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RESUMO 

O presente trabalho tern como tematica a proposta de unificacao das policias 

estaduais no Brasil como forma de combate ao crescimento vertiginoso da violencia 

que assola o pais. Assim, o objetivo geral e analisar a viabilidade da unificacao das 

Policias Civil e Militar frente a atual conjuntura social brasileira, nos moldes do 

moderno sistema de policiamento, desempenhando, para tanto, o ciclo completo de 

policia, modelo ja adotado pela Policia Federal. De forma especifica, serao 

abordadas as atribuicoes constitucionais de cada instituicao, a receptividade dessa 

proposta e a sua adequacao a sociedade brasileira, bem como sera realizada uma 

analise comparada entre o sistema policial patrio e outros sistemas utilizados no 

mundo. Adotar-se-ao, para esse fim, os metodos dedutivo e historico-comparativo e, 

como tecnica, a pesquisa bibliografica, principalmente em artigos cientificos da area. 

Por meio da apreciacao destas, percebe-se que o movimento favoravel a unificacao 

se apoia em argumentos solidos, os quais, indubitavelmente, apresentam-se mais 

propensos ao exito. Contudo, diante da realidade, o processo de unificacao das 

policias mostra-se inviavel, mormente a existencia de certo nivel de rivalidade entre 

as instituicoes policiais no Brasil, fato que acarreta grande entrave para a fusao das 

policias. Desta monta, ganha forca a corrente defensora do processo de integracao 

dessas corporagoes como forma de, no futuro, dar inicio a jungao de ambas. 

Palavras-chave: Policia Estadual. Unificagao. Integragao. 



RESUME 

Le present travail a pour theme la proposition d'unir la police d'Etat au Bresil comme 

un moyen de lutter contre la spirale de violence qui sevit dans le pays. Ainsi, I'objectif 

general est d'analyser la faisabilite de I'unification de la police civile et militaire contre 

le courant social bresilien, similaire au systeme de police moderne, jouant a la fois 

pour le cours complet de la police, un modele deja adopte par la police federale. Plus 

precisement, nous allons discuter les pouvoirs constitutionnels de chaque institution, 

la reactivite de la proposition et son adequation a la societe bresilienne, et il y aura 

une analyse comparative du systeme de police patriotiques et d'autres systemes 

utilises dans le monde entier. Adoptez-vous a cette fin, des methodes deductives et 

historique-comparative et que la technologie, la litterature, principalement dans des 

publications scientifiques dans le domaine. Grace a I'examen de ceux-ci, on se rend 

compte que le mouvement en faveur de i'unification est fondee sur des arguments 

solides, qui sera sans doute se presenter plus de chances de reussir. Toutefois, 

compte tenu du fait que le processus de d'unir la police montre comme irrealisable, 

en particulier I'existence d'un certain niveau de la rivalite entre les institutions 

policieres au Bresil, un fait qui apporte un grand obstacle a la fusion des forces de 

police. Cette randonnee est de plus le champion actuel du processus d'integration de 

ces societes en tant que voie de I'avenir, etre initie a la jonction des deux. 

Mots-cles: Police de I'Etat. Unification. Integration. 
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1 INTRODUgAO 

Dentre varios problemas que permeiam a sociedade brasileira 

contemporanea, a violencia e um dos principals, alcangando niveis recordes e 

atingindo as mais variadas camadas da populagao. 

Em decorrencia deste fato, a sociedade pressiona o Poder Publico 

reivindicando medidas efetivas de combate a criminalidade, cujo efeito seja imediato. 

E nesta conjuntura que ganha forga a proposta de unificagao das Policias Estaduais 

- Policia Civil e Policia Militar - seguindo o modelo unitario de policia adotado em 

diversos paises, a exemplo dos Estados Unidos da America, como forma de 

enfrentar o aumento vertiginoso das agoes criminosas. 

No Brasil, a atividade policial tern por fungao precipua a manutengao da 

ordem publica e os bons costumes, assegurando a populagao seguranga e 

tranquilidade no seu cotidiano. Tal fungao e disciplinada no art. 144 da Constituigao 

Federal de 1988. 

De acordo com este ideario, as instituigoes policiais atualmente existentes 

nos Estados-membros submeter-se-iam a um processo de unificagao do qual 

resultaria uma policia unica, responsavel pelo desempenho das fungoes ostensivas 

e de preservagao da ordem publica - competencia da atual Policia Militar - bem 

como, o desenvolvimento das atividades investigava e de inteligencia, auxiliando 

diretamente o Poder Judiciario - atividade exercida pela atual Policia Civil brasileira. 

Nao obstante a urgente necessidade de se criar pianos de combate a 

marginalidade, a proposta de unificagao das policias nao e unanimidade, 

principalmente dentro destas instituigoes, onde vigora a existencia de interesses 

individuals e classistas, bem como divergencias entre as Policias Civil e Militar, 

criam empecilhos e dificultam a execugao do projeto. 

Outra ressalva, diz respeito a aplicabilidade da proposta exposta no combate 

a violencia, vez que esta, na sua generalidade, deriva de graves falhas, tanto do 

Estado quanto da propria sociedade. Deste modo, a mera adogao de medidas de 

enfrentamento do problema enseja a formulagao de criticas quanto a falta de 

politicas publicas preventivas, direcionadas as areas social, educacional, de infra-

estrutura e saude, a fim de evitar que novos individuos sejam absorvidos pela 

maquina da violencia. 
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Dessa forma, o presente trabalho tern como problematica o estudo da 

viabilidade da proposta de unificagao apresentada no ordenamento juridico patrio. 

O objetivo precipuo deste estudo e analisar o eventual processo unificatorio 

das policias estaduais como medida de combate aos elevados indices de violencia 

apresentados pelo Brasil, bem como identificar a adequagao do modelo unitario de 

policiamento estadual ao ordenamento patrio, assim como a sua aceitagao pela 

sociedade, alem de investigar, indiretamente, as relagoes entre as atuais instituigoes 

policiais, no tocante ao cumprimento do preceito legal de cooperagao mutua e, por 

fim, tambem realizar um estudo comparado entre os diversos sistemas policiais 

existentes no mundo, a fim de estabelecer um modelo que se adeque a realidade 

nacional. 

Para a realizagao da presente pesquisa utilizar-se-a o metodo dedutivo com o 

intuito de adequar os conceitos gerais de unificagao das policias aquele modelo 

adotado nos Estados-membros da Federagao. Serao manejados tambem, os 

metodos historico-comparativo para realizar a analise do policiamento em diversos 

ordenamentos juridicos mundiais e extrair mecanismos adequados ao brasileira; e o 

exegetico juridico para a analise dos conceitos jurisdicizados da tematica. 

Para tanto, sera utilizada a tecnica de pesquisa bibliografica na doutrina 

nacional e estrangeira e em artigos cientificos que abordam o assunto. 

A realizagao de tal investigagao justifica-se na demonstragao dos possiveis 

efeitos que o processo de unificagoes de instituigoes consolidadas, como as 

corporagoes de policia estaduais, traria a sociedade, de modo a auferir se atraves 

desta fusao haveria uma melhora nos servigos e na situagao geral da seguranga 

publica, alem do assunto se constituir numa tematica polemica no ordenamento 

juridico brasileira. 

Assim sendo, o trabalho foi dividido em tres capitulos. No primeiro deles sera 

realizado um estudo acerca da origem e evolugao da questao da pacificagao social 

como competencia dos Estados, desde a origem das primeiras civilizagoes ate a 

realidade atual, mais precisamente sobre a fungao estatal de combate a 

criminalidade. Sera realizada tambem uma analise sobre a relagao existente entre a 

sociedade e a criminalidade, abordando os meios de pacificagao existentes. 

No segundo, sera feito um levantamento historico sobre a instituigao policial 

em si, sua genese e evolugao, nas esferas global e nacional, passando pelos 

diversos sistemas e conceitos adotados por esta entidade ao longo dos tempos, 
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desde a fungao de protecao do estado ate a de protecao dos cidadaos. Alem disto, 

sera realizado um comparative entre os modelos de policiamento adotados em 

outros paises e o modelo brasileiro. 

Por fim, no ultimo capitulo serao analisadas as propostas de unificagao 

existentes em tramitacao no Congresso Nacional, juntamente com a exposicao de 

fundamentos favoraveis e contrarios a este processo. 



2 O ESTADO COMO PROMOTOR DA PACIFICA?AO SOCIAL 

14 

Na atual sua concepcao, as fungoes de evitar e dirimir conflitos sao 

incumbidas ao Estado, que a realiza mediante seus orgaos, extensoes da propria 

Administragao Publica dotadas de poderes especiais para intervir na vida privada 

dos individuos. Dentre esses organismos estatais responsaveis pela manutengao da 

ordem, destacam-se as instituigoes policiais, foco indireto do presente estudo. 

Todavia, antes de adentrarmos propriamente nesse foco, sera necessario 

tecer alguns breves comentarios sobre a evolugao do Estado e o seu encargo de 

gerir as relagoes humanas, objetivando sempre um bem maior que os interesses 

individuais, ou seja, a paz social. 

2.1 Evolugao humana e a pacificagao social 

Desde os primordios da humanidade, o ser humano tende a viver em grupo 

juntamente com seus semelhantes, vez que isolado ha a limitagao do 

desenvolvimento de suas habilidades fisicas e mentais. Nesse periodo, a 

subsistencia era garantida atraves da coleta de frutas e raizes, da caga e da pesca. 

Entretanto, nem sempre o meio era propicio para o desenvolvimento destas 

atividades. A escassez de alimentos ou mesmo as adversidades impostas pela 

natureza obrigavam esses pequenos grupos humanos a viverem de forma nomade, 

vagando de regiao em regiao a procura de meios de sobrevivencia, sob o comando 

daqueles que se destacavam nas atividades desenvolvidas, geralmente os que 

demonstravam mais forga fisica de modo a intimidar ou derrotar os seus adversarios. 

O dominio dos elementos da natureza, como o fogo e os metais, a 

domesticagao de animais e o aprimoramento de certas tecnicas, a exemplo da 

agricultura, foram preponderantes para transigao desse estado nomade para uma 

forma de vida sedentaria, caracterizada pela exploragao sistematica da terra, pelo 

aparecimento de atividades economicas mais complexas e, como consequencia final 

deste processo, pelo surgimento das primeiras cidades, agrupamento de individuos 

que ocupam determinada porgao de terra. Nesse sentido elucida Vicentino (2000, p. 
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15): "Com a sedentarizacao humana, multiplicaram-se as aldeias, as quais 

garantiam aos seus habitantes maior seguranca contra as ameacas externas". 

Ocorre que, em virtude do aumento da complexidade das relacoes entre seus 

membros e o concomitante crescimento populacional, esses agrupamentos 

necessitavam de liderancas que os conduzissem diante das hostilidades e 

desavengas internas e externas. Assim comenta Vicentino (2000, p. 14): 

[...] muitas das aldeias tenham recorrido aos cagadores, habeis nas 
armas e no enfrentamento, para garantir a seguranga; transformados 
em protetores das comunidades que, mais tarde, passaram a cobrar 
tributos e, provavelmente, tenham se transformado em lideres e ate 
nos primeiros reis do final do periodo. 

Foi nesse contexto de evolugao humana e de transigao do nomadismo para o 

sedentarismo que surgiram as bases do que atualmente se conhece como Estado. 

O Estado, de certa forma, e a evolugao das liderangas que controlavam e 

administravam a vida nas sociedades primitivas. Ele assume o papel de intervir na 

privacidade dos individuos objetivando um bem maior, ou seja, um quadro de bem-

estar social, que vise o coletivo acima dos interesses individuals. Entretanto, no 

primeiro momento, o Estado era apenas a extensao, a representagao do poder e 

dominio de uma classe minoritaria e servia diretamente aos seus interesses, 

enquanto que os interesses da coletividade eram colocados em segundo piano ou, 

em diversas vezes, era preterido sem nenhuma justificativa. 

Com a evolugao das ciencias juridicas e sociais, os individuos ganharam mais 

importancia no cenario social mediante o avango dos direito e garantias individuals, 

que limitaram o poder do Estado frente aos individuos, de modo a evitar abusos por 

parte daquele. Tais avangos estao presentes em alguns documentos historicos dos 

seculos XVII, XVIII e XIX, como a Magna Carta de 1215, assinada pelo Rei Joao 

Sem Terra ou mesmo nas Declaragoes Americana de 1776 e Francesa de 1789, 

sendo esta fundada nos ideais liberals, contrarios ao sistema absolutista monarquico 

ate entao vigente, e consolidaram a prevalencia dos interesses coletivos sob os 

individuals. 

Nao obstante, tudo aquilo que for considerado interesse coletivo devera 

figurar no rol de objetos a serem tutelados pelo Estado. Assim, o fornecimento pelo 

Estado de sistema de saude adequado que atenda a toda populagao 
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indistintamente, bem como garantir a comunidade o acesso a educagao de boa 

qualidade, ou mesmo a geragao de emprego com a finalidade de garantir a todos 

meios proprios de sobrevivencia sao fungoes outorgadas ao Estado como ente 

incumbido de proporcionar a todos os seus cidadaos condigoes de bem-estar social, 

lembrando-se sempre da prevalencia do coletivo sobre o individual. 

E nesta senda onde se encontra, tambem, a pacificagao social, ou seja, a 

atuagao estatal voltada a implementagao da paz, harmonia e igualdade dentro da 

sociedade, atraves da resolugao de conflitos, apaziguamento de crises, manutengao 

da ordem, desvendamento de crimes e posterior punigao dos culpados, valendo-se, 

para tanto, de instrumentos especialmente desenvolvidos neste sentido, os quais 

serao abordados em momento oportuno. 

No atual Estado Democratico de Direito, a principal vertente da pacificagao 

social e a Seguranga Publica, garantia constitucional que, na ligao de Lenza (2006, 

p. 483), atribui ao Estado o dever de "preservar a ordem publica e a incolumidade 

das pessoas e do patrimonio". Assim, corroborando com o posicionamento 

apresentado, preconiza Moreira (2005): 

[...] e induvidoso que em um Estado Democratico de Direito ha 
determinadas fungoes que devem ser exercidas primordialmente pelo 
Poder Publico. Seria inimaginavel que a seguranga publica estivesse 
entregue a iniciativa privada; se e certo que ao particular devera 
caber o controle de determinadas tarefas na sociedade, nao e menos 
acertado que outras tantas atividades devem ficar sob a tutela oficial; 
portanto, o controle e a prevengao dos delitos devem ficar a cargo do 
Estado. 
A tarefa de manutengao da seguranga publica diz respeito ao Poder 
Publico que a cumpre com o que arrecada da propria sociedade. 
Cabe ao Estado absorver os conflitos individuals, inevitaveis no 
convivio em sociedade, dirimindo-os e garantindo aos cidadaos a 
seguranga imprescindivel para o equilibrio social. 

Essa tarefa, encargo direto do Poder Publico, deve ser desempenhada 

atraves do poder de policia que, conforme Di Pietro (1997, p. 94), e a "atividade do 

Estado consistente em limitar o exercicio dos direitos individuals em beneficio do 

interesse publico". Ainda sobre esse aspecto, comentam Alexandrino e Paulo (2009, 

p. 239): 
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O poder de policia e inerente a atividade administrativa. A 
administragao publica exerce poder de policia sobre todas as 
condutas ou situacoes particulars que possam, direta ou 
indiretamente, afetar os interesses da coletividade. 
O poder de policia e desempenhado por varios orgaos e entidades 
administrativos - e nao por alguma entidade administrativa especifica 
- , em todos os niveis da Federacao. 
E competente para exercer poder de policia administrativa sobre uma 
dada atividade o ente federado ao qual a Constituicao da Republica 
atribui competencia para legislar sobre essa mesma atividade, para 
regular a pratica dessa atividade. 

No Brasil, relativamente a Seguranga Publica, conforme expressa previsao 

constitucional, a competencia para sua realizagao esta incumbida as corporagoes 

policiais atuantes nas esferas federal, estadual e municipal, sendo divididas em duas 

grandes areas: a policia judiciaria e a policia administrativa. Ambas tern o dever de 

garantir protegao e seguranga a sociedade, combatendo o crime, cada uma 

conforme suas atribuigdes. 

Nos ultimos tempos o quadro de criminalidade alcangou patamares nunca 

antes vistos sociedade brasileira. Roubos, sequestros, homicidios, estupros e uma 

vasta gama de crimes sao praticados diuturnamente, tornando clara a ineficacia das 

medidas, preventivas e repressivas, adotadas pelo Poder Publico para combater o 

aumento desses indices e a banalizagao dos crimes cometidos. 

Em vista desta situagao, a sociedade cobra uma solugao urgente por parte do 

Poder Publico, a fim de evitar o aumento da inseguranga. Em contrapartida, das 

autoridades e dos orgaos responsaveis pela seguranga publica, surgem a todo o 

momento diversas propostas de combate a violencia como forma de dar a sociedade 

uma resposta aos seus anseios por mais seguranga e do Estado cumprir com seu 

papel de combate a criminalidade. 

2.2 A fungao estatal no combate a criminalidade 

A melhor forma de se combater a criminalidade e afastar os seus fatores de 

origem, entre os quais se destacam a pobreza e a miseria, fazendo com que o 

principio da igualdade deixe de ter apenas previsao formal na Constituigao Federal 

de 1988, ganhando contornos de substancialidade. 
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A pobreza caracteriza-se como a ausencia do necessario a vida, em suas 

condigoes minimas. A miseria, a seu turno, e a pobreza extremada, ou seja, e a falta 

de tudo que proporcione uma vida digna ao individuo e sua familia. 

Tanto a pobreza quanto a miseria sao fatores sociais que dao origem a 

criminalidade, muito embora nao sejam os unicos, a exemplo da corrupgao existente 

nos setores de comando da Administragao Publica e de diversas patologias ligadas 

ao cometimento de crimes. 

No entanto, em sua maior parte, o delito deriva da desigualdade economica. 

Para alguns escritores socialistas o delito representa uma reagao contra a injustiga 

social. Para Garofalo (1997, p. 103): "A desigual repartigao da riqueza condena uma 

parte da populagao a miseria e, com esta, a falta de educagao e a ignorancia". 

Um meio de facil comprovagao de que a criminalidade atinge em sua maioria 

individuos de baixa renda e das camadas menos abastadas da sociedade e a 

populagao carceraria, a qual e quase que totalmente composta por membros dessas 

camadas que nao tiveram respeitados os seus direitos sociais, adentrando no 

mundo dos delitos. 

Os que comentem delitos, geralmente, sao individuos rudes, semi-analfabetos 

e pobres, quando nao miseraveis e sem formagao moral adequada. Em virtude 

disso, eles nutrem contra a sociedade indisfargavel raiva e aversao, principalmente 

contra aqueles que possuem e ostentam suas riquezas. E esse sentimento de 

revolta que, induz os individuos mais pobres ao cometimento de crimes, em geral de 

cunho patrimonial, mas que as vezes atingem a integridade fisica da vitima, quando 

nao a sua propria vida. 

A vista de tais fatos percebe-se que a atuagao policial, nestes casos, nao 

surte os efeitos necessarios, vez que esta e voltada para combater apenas os 

efeitos, nao atingindo as suas causas. 

E evidente que a presenga de corporagoes policiais e extremamente 

necessaria para combater a criminalidade, objetivando a manutengao da ordem e a 

protegao da sociedade e das suas instituigoes. Contudo, juntamente com a atuagao 

repressiva da policia, e necessaria a adogao de medidas que combatam as causas 

geradoras da criminalidade, que ja foram apontadas. 

Nesse sentido, a Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em 

seu art. 6°, estabeleceu um rol de direitos que sao indisponiveis e autoaplicaveis a 

todos os cidadaos brasileiros, os chamados direitos sociais. Estao inclusos nessa 
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lista "a educagao, a saude, a alimentagao, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

seguranga, a previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia 

aos desamparados" conforme dispoe o art. 6°, caput, da Constituigao Federal de 

1988. 

Mas, apesar da disposigao constitucional, pouco se ve de efetivo em se 

tratando de investimentos na area social. O sistema educacional publico, por 

exemplo, e deficiente em varios aspectos, como falta de material escolar, de 

escolas, baixa remuneragao dos docentes. Esse descaso se repete na maior parte 

dos direitos elencados no dispositivo anteriormente citado, como na saude, na 

moradia. 

Com essa ineficiencia por parte da Administragao Publica no tocante a 

implementagao de agoes que visem a assegurar esses direitos, a seguranga publica 

fica sobrecarregada, vez que, como dito anteriormente, essa e a area encarregada 

de salvaguardar a sociedade e suas instituigoes, principals objetos da revolta das 

camadas inferiores descontentes com o abandono por parte do Estado. 

Desta feita, para que o Estado cumpra com seu dever no combate a 

criminalidade, alem de melhorar o sistema policial de modo a que estas instituigoes 

consigam desempenhar de forma satisfatoria suas atribuigoes, necessario se faz o 

investimento pesado em agoes e programas de cunho social, garantido a efetivagao 

dos direitos sociais previstos na Constituigao, combatendo, assim, a origem dos 

problemas que culminam na entrada do individuo, principalmente os menos 

abastados, no mundo do crime. 

2.3 O crime e a sociedade 

A violencia e comportamento inerente a natureza humana, ao homem como 

animal. Desde as primitivas organizagoes sociais a humanidade convive com a 

violencia - geralmente caracterizada pelo uso da forga bruta. 

A evolugao e o desenvolvimento da humanidade culminaram na repulsao a 

determinadas condutas praticadas com o uso de violencia. Inicialmente, essa 

repulsa era imposta somente pela sociedade, com bases em valores eticos, morais e 

costumeiros. Posteriormente, com o desenvolvimento das ciencias juridicas e 



20 

sociais, essas praticas, e abstengoes, tornaram-se alvo de normas de carater geral e 

aplicagao cogente que impunham aos que as descumprissem certas sangoes, como 

forma de punigao pela conduta contraria aos seus mandamentos. Surgia desta 

forma, o embriao do que atualmente se conhece por crime. 

Durkheim (2007, p. 40) elaborou um estudo onde classificou o crime como 

fato social. Para o ele, fato social era: 

[...] toda a maneira de fazer, fixada ou nao, suscetivel de exercer 
sobre o individuo uma coergao exterior: ou entao, que e geral no 
ambito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma 
existencia propria, independente das suas manifestagoes 
individuals. 
[...] Chamaremos normais aos fatos que apresentam as formas mais 
gerais e daremos aos outros o nome de morbidos ou de patologicos. 

Dessa forma, fato social e a influencia (pressao) sofrida pelo individuo para 

que se adeque as praticas comuns no meio de sua convivencia. Assim, um fato cuja 

pratica se observasse na unanimidade, ou pelo menos na maior parcela de uma 

determinada sociedade seria considerado normal, representando o consenso social. 

Em contrapartida, se apenas uma minoria estivesse afeta a pratica de determinado 

fato, esse seria considerado um fato social anormal ou patologico, causador da 

desarmonia na sociedade. 

Ao classificar o crime como fato social, Durkheim (2007, p. 82-83) chegou a 

um entendimento revolucionario sobre a tematica, mormente as teorias existentes na 

sua epoca: 

Se ha um fato cujo carater patologico parece incontestavel e sem 
duvida o crime. Todos os criminologos estao de acordo sobre esse 
ponto. Apesar de explicarem esta morbidez de maneiras diferentes, 
sao unanimes na sua constatagao. Contudo, o problema merecia ser 
tratado com menos superficialidade. 
Com efeito, apliquemos as regras precedentes. O crime nao se 
produz so na maior parte das sociedades desta ou daquela especie, 
mas em todas as sociedades, qualquer que seja o tipo destas. Nao 
ha nenhuma em que nao haja criminalidade. Muda de forma, os atos 
assim classificados nao sao os mesmos em todo o lado; mas em 
todo o lado e em todos os tempos existiram homens que se 
conduziram de tal modo que a repressao penal se abateu sobre 
eles. 
[...] 
Nao ha, portanto, um fenomeno que apresente de maneira tao 
irrefutavel como a criminalidade todos os sintomas da normalidade, 
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dado que surge como estreitamente ligada as condicoes da vida 
coletiva. Transformar o crime numa doenca social seria o mesmo 
que admitir que a doenga nao e uma coisa acidental mas que, pelo 
contrario, deriva em certos casos da constituigao fundamental do ser 
vivo; consistiria em eliminar qualquer distingao entre o fisiologico e o 
patologico. 

Contudo, baseando-se ainda nas ligoes de Durkheim (2007), o crime, como 

fato social, pode sim ser considerado anormal ou patologico. Para tanto, ha de se 

analisar, com rigor, os indices de criminalidade. Dessa forma, para que esta seja 

considerada anormal, deve-se observar se ha niveis elevados, fora do padrao 

comum de uma determinada sociedade, pois se assim estiver, sera considerado fato 

social anormal, merecedor de uma especial atengao. 

Entretanto, essa caracterizagao do crime nao mais e aceita da forma com a 

qual foi proposta. Os estudos sobre a criminologia avangaram consideravelmente 

com o decorrer do tempo e foram surgindo novas teorias sobre o impacto da 

criminalidade nas sociedades. Contudo, relativamente aos elementos produtores do 

crime, percebe-se que esses nao variam, sendo sempre oriundos de fatos 

socioculturais com os quais o sujeito delinquente manteve contato, a excegao de 

determinadas patologias que influenciam o comportamento do individuo. 

Sobre esse aspecto comenta Amaral (1998): 

Neste tema talvez o unico determinismo plausivel seja o fato de que 
o crime e produgao sociocultural, ou seja, seus elementos 
condicionantes tern esta etiologia. Com efeito, o comportamento 
agressivo gerador da criminalidade, deriva de fatores inerentes a 
personalidade e de fatores situacionais, tais como: frustragoes, 
influencia de modelos agressivos, o efeito modelador da 
permissividade, sobretudo nos meios de comunicagoes e na familia, 
o relativismo moral e o declinio da normatividade intima [...] da 
religiao, tudo isto se nao e determinante, por certo, e fortemente 
condicionante. Com tais fatores presentes, a convivencia social ja 
estara potencialmente ameagada. A situagao se agrava quando as 
estruturas sociais e eticas sao abaladas por politicas injustas [...] por 
atos da elite social e politica contrarios ao padrao comportamental 
exigido (ostentagao agressiva de poder e opulencia, variadas 
fraudes e corrupgao de tantos valores sociais, crimes/impunidades 
de ricos e poderosos) que quando nao dignificados, restam livres de 
reprimenda modeladora e preventiva daquelas potencialidades 
ameagadoras do convivio social. Assim a relagao que pode haver 
entre estes comportamentos da elite (inclusive das estruturas sociais 
iniquas) e a violencia e criminalidade que grassam (individual ou 
organizadamente) nas camadas sociais inferiores e que a primeira, 
se nao provoca, estimula e encoraja e muito a segunda [...]. Nao 
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bastassem as nossas velhas mazelas sociais: fome, miseria, falta de 
educacao e de saude - indigencia socio-economica - ja por si 
suficientes para desencadear a violencia - ha ainda todo este caldo 
de subcultura criminogena a encorajar atitudes anti-sociais dos que 
ja perderam a esperanca. 

A realidade social do Brasil pode ser utilizada como exemplo claro da 

incidencia desses fatores na formagao de individuos com indole voltada ao crime, 

vez que a grande maioria dos criminosos pertence as camadas mais baixas da 

sociedade, onde o Estado e a sociedade civil organizada - tambem responsavel 

pela manutengao do quadro de bem-estar social - sao omissos na prestagao e 

promogao de agoes que visem diminuir as desigualdades existentes entre os 

diversos niveis sociais e, consequentemente, acabar com o principal fator produtor 

do crime: a revolta contra as diferengas sociais. Neste diapasao, elucida Guimaraes 

(2002): 

[...] os grandes centros urbanos brasileiros tern verificado um 
crescimento significativo dos indices de violencia. Essas estatisticas, 
aliadas a uma intensa exploragao do fenomeno pela grande midia, 
fazem com que hoje a violencia figure como uma das principals 
preocupagoes de toda a sociedade. 
[...] O sentimento de panico manifestado pela opiniao publica, aliado 
o fracasso de sucessivos governos em reverter o fenomeno, acaba 
alimentando processos de fragmentagao social, contribuindo para a 
deslegitimagao das instituigoes estatais de ordem, impedindo o apoio 
publico ao ideal de universalidade da cidadania e dos direitos 
humanos e minando a confianga da populagao na autoridade da 
norma democratica. 

Esse quadro de inseguranga e revolta que se instaurou na sociedade 

brasileira e, hoje, uma das principals mazelas que assolam o pais, provocando a 

insatisfagao da populagao diretamente atingida pelo medo da violencia, que reage 

cobrando mais empenho do Poder Publico no combate a crescente onda de delitos. 

2.4 Os meios de pacificagao social 

Para efetivar a sua fungao de promotor da pacificagao social, atuando 

diretamente na seara da seguranga publica, o Estado necessita de mecanismos 
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voltados para a concretizagao deste objetivo. Esses instrumentos - denominados 

aqui como meios de pacificagao social - podem ser exercidos atraves de politicas 

publicas de incentivo ao desenvolvimento socioeconomic ou de conscientizagao da 

populagao, mediante o uso de mecanismos de controle social - policia - ou atraves 

da edigao de normas que regulem as atividades da sociedade - direito. Nao 

obstante, cabe, tambem, a comunidade uma parcela importante na realizagao da 

pacificagao social, que e contribuir com o Estado na realizagao dessas medidas 

pacificadoras e, concomitantemente, fiscaliza-lo na execugao dessas. Em 

consonancia com o exposto, o Ministerio da Justiga assim conceitua Seguranga 

Publica: 

[...] uma atividade pertinente aos orgaos estatais e a comunidade 
como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, 
prevenindo e controlando manifestagoes da criminalidade e da 
violencia, efetivas ou potenciais, garantindo o exercicio pleno da 
cidadania nos limites da lei. 

Com efeito, se faz oportuno analisar cada um desses instrumentos de forma 

pormenorizada, objetivando um maior aprofundamento sobre eles. 

De antemao e valido destacar que a abordagem acerca da utilizagao da 

policia como instrumento de controle social sera mais aprofundada no decorrer 

desta obra, motivo pelo qual nao sera tratada neste momento. 

Inicialmente, valida e a analise sobre as politicas publicas empreendidas pelo 

Estado. Na atual conjuntura brasileira, essas politicas nao tern logrado exito 

fracassando na persecugao de seus objetivos. Nao obstante, os programas 

governamentais tern se desenvolvido cada vez mais no estilo paternalista, ou seja, 

com a transferencia de capitals diretamente a populagao carente sem que esta 

proceda uma contrapartida, bastando apenas que se enquadrem em determinados 

requisitos preestabelecidos pelo governo. Este fato contribui para o aumento do 

numero de individuos sem emprego e educagao, fato que acarreta um aumento no 

numero de delinquentes entre estes individuos. Na esteira desse pensamento, assim 

se manifesta Bossio (2008): 

As politicas publicas, com rarissimas excegoes, quando chegam a 
ser aplicadas em areas de risco social, tern se mostrado ineficazes 
no combate as drogas - dependencia quimica e trafico, e a 
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criminalidade - delitos contra a vida, costumes e patrimonio, 
principalmente contra a violencia domestica, onde criancas e 
adolescentes continuam sendo vitimados por seus pais e 
responsaveis, que, por sua vez, nao tern a menor estrutura e 
capacitagao, quer espiritual, profissional e social, para apoiar e 
educar seus filhos, formando um grupo de pessoas facilmente 
conduzido, por sua necessidade de sobrevivencia e falta de 
orientagao, a marginalidade e exclusao. 

A contrario sensu, existem diversos exemplos de politicas bem sucedidas 

quanto a implementacao de politicas voltadas para a populagao. Exemplo disso, sao 

os programas de distribuigao de renda onde os seus beneficiarios, como 

contrapartida do recebimento do beneficio, devem frequentar determinados cursos 

de capacitagao, cujo objetivo e a formagao de mao de obra qualificada para ser 

inserida no mercado de trabalho. 

Quanto as politicas de conscientizagao da populagao estas devem ser 

voltadas para a formagao moral dos seus integrantes, de forma incentiva-los a 

interagirem com a sociedade em todos os seus niveis, a fim de evitar o sentimento 

de revolta contra determinados setores. 

Vale, contudo, ressaltar que nao somente os integrantes das camadas mais 

humildes da sociedade devem receber essa formagao moral, mas tambem as 

autoridades publicas devem passar por esse processo de capacitagao, de modo a 

conferir-lhes uma nogao da importancia dos cargos que ocupam - nogao esta que 

falta a alguns - fazendo com que a melhora do seu trabalho reflita em melhorias na 

condigao de vida da populagao. 

Outro mecanismo promotor da paz social a disposigao do Estado e a 

imposigao de normas que regulem o convivio entre os membros da sociedade, ou 

seja, as regras de Direito. Para esta finalidade, as ciencias juridicas se utilizam da 

jurisdigao1, que, na ligao de Cintra, et al. (2008, p. 147) caracteriza-se como sendo 

"uma das fungoes do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos 

interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificagao do conflito que os 

envolve, com justiga". 

Essa tarefa de resolugao dos conflitos, a qual o Estado incumbiu-se, e 

desenvolvida por determinados orgaos, chamados jurisdicionais. Assim, cabe aos 

1 A palavra jurisdigao deriva da composigao das palavras latinas jus, juris (direito) e dictio, dictionis 
(acao ou ato de dizer) e em uma analise literal, significa acao de dizer o direito. 
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juizes, membros do Poder Judiciario, aplicar as leis - normas positivadas no 

ordenamento juridico - aos casos concretos. 

Entrementes, no estado contemporaneo, a jurisdigao assume um papel um 

pouco diverso deste, sendo entendido como a aplicagao do direito material ao caso 

concreto, observando sempre os direitos fundamentals preceituados na Constituigao 

Federal. Na verdade, o direito material - a lei - perde um pouco do status que 

detinha em fungao importancia concedida aos direitos fundamentals que passaram a 

ser estabelecidos nas constituigoes. Sobre o assunto, assim preleciona Marinoni 

(2008, p. 136): 

O Estado constitucional inverteu os papeis da lei e da Constituigao, 
deixando claro que a legislagao deve ser compreendida a partir dos 
principios constitucionais de justiga e dos direitos fundamentals. 
Expressao concreta disso sao os deveres de o juiz interpretar a lei de 
acordo com a Constituigao, de controlar a constitucionalidade da 
lei.especialmente atribuindo-lhe adequado sentido para evitar a 
declaragao de inconstitucionalidade, e de suprir a omissao legal que 
impede a protegao de um direito fundamental. Isso para nao falar de 
um dever, tambem atribuido a jurisdigao pelo constitucionalismo 
contemporaneo, de tutelar os direitos fundamentals que se chocam 
no caso concreto. 

Evidente que esta forma de pacificagao, dada as suas caracteristicas, so 

podera se desenvolver quando for apresentado ao Poder Judiciario um conflito ja 

existente. Portanto, a jurisdigao e um meio de promogao da pacificagao social que 

objetiva a resolugao de divergencias existentes, nao atuando diretamente na 

prevengao dos embates entre os individuos da sociedade. 

Por fim, a participagao da comunidade completa o sistema de mecanismos de 

pacificagao social. O ordenamento juridico brasileiro estabelece que a seguranga 

publica alem de dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, ou seja, os 

cidadaos brasileiros sao, tambem, responsaveis pela promogao da pacificagao 

social, conforme preceitua o art. 144 da CF/88. 

E o melhor exemplo de participagao da comunidade neste processo e a 

existencia das organizagoes nao governamentais (ONG's) formadas exclusivamente 

por particulares, pessoas juridicas ou naturais, e objetivam promover a melhoria da 

qualidade de vida dos individuos menos abastados da sociedade atraves de 

programas de incentivo ao esporte e a cultura. 
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Cabe tambem a comunidade em geral a fungao de fiscalizar a atuagao do 

Estado na promogao da paz social, principalmente quanto a realizagao de 

programas de governo voltados a redugao das desigualdades e no tocante a 

evidencias de fraudes no ambito da Administragao Publica, fungao esta 

desempenhada atraves da exigencia de prestagoes de contas da Administragao ou 

denuncias de irregularidades que deverao ser feitas as autoridades competentes. 

Assim, resta comprovada a missao assumida pelo Estado desde o seu 

surgimento que e a de promover a paz social e manutengao da ordem. Ao logo da 

historia, foram diversos os meios pelos quais o Estado se fez presente na 

intervengao da vida privada objetivando o bem coletivo, mas, dentre estes, a 

atividade policial ganhou destaque, decorrencia de sua atuagao direta com a 

comunidade. E e exatamente em virtude desse destaque, dessa importancia que as 

instituigoes policiais perante a sociedade que se cobra tanto uma tomada de posigao 

desta relativa ao levante da criminalidade no Brasil. 

Assim, e necessario que o Estado, representado por seus orgaos, assuma a 

postura de defesa dos cidadaos e de suas proprias instituigoes, assegurando a 

todos um quadro de bem-estar social. 
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3 ORGANIZAQAO DAS POLJCIAS CIVIL E MILITAR NO ORDENAMENTO 

JURlDICO BRASILEIRO 

Antes de adentrar no estudo especifico sobre a materia abordada nesta 

pesquisa, se faz necessaria uma analise geral sobre a instituicao policial no Brasil e 

no mundo, desde a sua genese, nos primordios da civilizagao, ate a 

contemporaneidade. 

Para tanto, este capitulo ira tratar do conceito e historico da policia, bem 

como sua evolugao historica e institucional e os atuais contornos de sua 

estruturacao, abarcando a sua moderna finalidade e suas atribuicoes. 

3.1 Conceito e historico da instituicao policial no mundo 

A ideia de policia surge concomitantemente ao surgimento das primeiras 

organizacoes sociais, porem, tal termo comeca a ser utilizado somente a partir das 

civilizacoes greco-romanas. Na acepcao de Costa (2005, p. 97) essa palavra 

representava o "conjunto de instituigoes necessarias ao funcionamento e a 

conservagao da cidade-estado". 

Ainda sobre o assunto, imperioso trazer a colagao estudo realizado por Moraes 

(1986, p. 09-10): 

A palavra 'policia', no sentido mais lato, significa o regulamento da 
cidade, e sabido e que a cidade e o Estado. Registram todos os 
dicionarios e enciclopedias que o termo 'policia' - originario do 
grego politeia, passando para o latim politia - representa o 'conjunto 
de leis ou regras impostas ao cidadao, com o fim de assegurar a 
moral, a ordem e a seguranga publica', ou seja, aquelas regras 
objetivando 'fazer reinar a ordem, a tranquilidade e a seguranga do 
grupo social'. 

Neste sentido, segundo Tourinho Filho (2007, p. 191-192), o termo policia, em 

sua acepgao mais remota, representava o sistema de governo da cidade, ate 

mesmo a arte de governar e, mais especificamente, a agao voltada a manutengao 
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da ordem publica, da tranquilidade e da paz interna. Em um segundo momento 

passou a indicar o orgao de estado encarregado da seguranga dos cidadaos. 

O comego da transformagao de sentido da palavra policia, passando a 

expressar o embriao do seu atual significado, teve inicio na Roma Antiga, quando da 

criagao de efetivos responsaveis pela vigilancia da cidade. De acordo com Tourinho 

Filho (2007: p. 192): 

A Policia, com o sentido que hoje se Ihe empresta - orgao do Estado 
incumbido de manter a ordem e a tranquilidade publicas - , surgiu, ao 
que parece, na Velha Roma. A noite os larapios, aproveitando a falta 
de iluminagao, assaltavam a velha urbs, e seus crimes ficavam 
impunes, porque nao eram descobertos. Para evitar essa situagao, 
criaram os romanos um corpo de soldados que, alem das fungoes de 
bombeiros, exerciam as de vigilantes noturnos, impedindo, assim, a 
consumagao dos crimes. 
[...] 
Ao tempo do Imperio, quando se desenvolveu a cognitio extra 
ordinem, havia, em Roma, funcionarios incumbidos de levar as 
primeiras informagoes sobre a infragao penal aos Magistrados. Eram 
os curiosi, os irenarche, os stationarii, os nuntioatores, os digiti duri, 
que desempenhavam papel semelhante ao da nossa Policia 
Judiciaria. 

Desta feita, percebe-se que, alem da criagao de corpos responsaveis pela 

vigilancia e seguranga da cidade e dos cidadaos, foram instituidos os primeiros 

encarregados de dar aos magistrados da epoca conhecimento sobre os eventuais 

delitos praticados. 

O processo de modificagao/criagao deste significado atravessou diversas 

etapas na historia, cada qual contribuindo em parte para a formagao daquele que 

atualmente conhecemos. Segundo Costa (2005, p. 97): 

[...] de Policia nao abrange o sentido do seu termo, cujo etimo 
derivou do primeiro significado de conjunto de instituigoes 
necessarias ao funcionamento e a conservagao da cidade-estado. O 
termo indicou, na Idade Media, a boa ordem da sociedade civil, da 
competencia das autoridades politicas do Estado, em contraposigao 
a boa ordem moral, do cuidado exclusivo da autoridade religiosa. 
Na Idade Moderna, seu significado chegou a compreender toda a 
atividade da administragao publica. Veio, assim, a identificar-se um 
Estado de Policia com o que se designava um ordenamento em que 
toda a fungao administrativa era indicada com o termo de Policia. 
Este termo voltou a ter um significado mais restrito, quando no inicio 
do seculo XIX passou a identificar-se com a atividade tendente a 
assegurar a defesa da comunidade dos perigos internos. Tais 
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perigos estavam representados nas agoes e situagoes contrarias a 
ordem e a seguranga publica. 

Enfim, a concepgao moderna de policia surgiu somente no final do seculo 

XVIII e inicio do seculo XIX nos paises europeus, notadamente Inglaterra e Franga. 

A necessidade de manutengao da ordem geral atrelada ao surgimento dos ideais de 

igualdade, liberdade e fraternidade, bem como de harmonizagao entre os fins sociais 

e as liberdades individuals foram fatores preponderantes para que as organizagoes 

responsaveis pelo policiamento adquirissem novas feigoes, enquadrando-se no novo 

conceito de nagao que surgia, inserindo-se no contexto dos Estados e dos 

Governos, para servir ao cidadao. Neste diapasao, preciosa e a seguinte elucidagao 

de Rondon Filho (2003, p. 29): 

A escola da Germanderia francesa influenciou o modelo policial de 
varios paises. A Revolugao Francesa e a expansao Napoleonica 
(seculo XVIII) incitou a criagao de policias militares em varios paises 
nos moldes da policia montada (Marechaussee), mais tarde 
renomeada de Germanderie (1791). Estao no rol das policias criadas 
a semelhanga da policia francesa a policia montada holandesa 
{Wapen der Koninklijke Marechaussee), a Germanderie prussiana, os 
Carabineros da Espanha. 
Em contrapartida a Inglaterra, devido as reagoes da sociedade 
inglesa contrarias a tudo que lembrassem as policias continentals 
(em especial a francesa), cria em 29 de setembro de 1829 a 
Metropolitan Police, cujos integrantes vestindo 'sobrecasaca e 
cartola, e munidos simplesmente de um curto cassetete e um par de 
algemas', segundo Monet (2001), tinham a incumbencia de policiar 
as ruas de Londres. 

Apesar da influencia dos ideais revolucionarios e da preocupagao cada vez 

maior com o social, a priori, o aparato policial serviu apenas para atender aos 

anseios das elites governantes, que temiam a ocorrencia de sublevagoes da ordem 

social pelas massas populares. 

Ainda conforme Rondon Filho (2003) Esse quadro de utilizagao do aparato 

policial como verdadeira forga privada de seguranga comegou a ser desfeito entre os 

seculos XIX e XX com a diminuigao do poder e autonomia locais (municipios) em 

detrimento do maior controle pelos poderes centrais. Em consequencia, houve uma 

maior solidificagao das instituigoes, que passaram a desempenhar a sua fungao de 

forma mais satisfatoria, em conformidade com as garantias individuals dos cidadaos. 
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Hodiernamente, a conceituagao da policia, de uma forma ampla, corresponde 

aos criterios anteriormente apontados, apresentando-se como instituigao estatal 

voltada para a manutengao da ordem e seguranga do patrimonio e do individuo. 

Neste sentido, esclarecedor e o entendimento de Bobbio, citado por Costa (2005, p. 

98), acerca da policia: 

Fungao do Estado que se concretiza numa instituigao de 
administragao positiva e visa por em agao as limitagoes que a lei 
impoe a liberdade dos individuos e dos grupos para salvaguardar a 
manutengao da ordem publica, em suas varias manifestagoes: da 
seguranga das pessoas a seguranga da propriedade, da 
tranquilidade dos agregados humanos a protegao de qualquer outro 
bem tutelado com disposigoes penais. 

Diante da bem elucidada consideragao, resta claro que a atividade policial e 

caracteristica da Administragao Publica em desempenho do seu poder de policia, 

cujo conceito ja foi explicitado no inicio deste trabalho. 

Ademais, constatou-se, ainda, a evolugao do termo, desde a ampla expressao 

sistema de governo ate a atual concepgao de fungao estatal asseguradora da 

protegao dos cidadaos de suas instituigoes. 

3.2 Historico dos efetivos policiais no Brasil 

No Brasil, o surgimento da instituigao policial remonta da chegada ao pais da 

familia real portuguesa em 1808. No entanto, desde o descobrimento da colonia em 

1500 existiram operagoes de protegao e vigilancia que foram montadas com o intuito 

de garantir a posse da terra pelos Portugueses. 

Foram exatamente essas expedigoes que deram inicio ao povoamento do 

litoral brasileiro, vez que para fazer a protegao eram erguidas fortificagoes e no seu 

entorno construidos vilarejos que originarao diversas cidades importantes, a 

exemplo de algumas das capitals do Nordeste do pais. 

3.2.1 A Policia no Brasil Colonia 
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Como dito, a preocupacao com a seguranga publica no Brasil e proveniente 

da epoca do descobrimento. Em vista dessa inquietagao, em 1530 o Rei D. Joao III 

instituiu na colonia o sistema de Capitanias Hereditarias, no qual eram entregues 

lotes de terras aos donatarios mediante a expedigao das cartas de doagao e dos 

forais. Vicentino e Dorigo (1997, p. 71) elucidam que "nas cartas de doagao 

constavam os poderes politico-administrativos cedidos ao donatario e nos forais 

especificavam-se os detalhes fiscais do sistema". 

Em 1548, ao perceber o insucesso das capitanias, o mesmo monarca criou o 

cargo de Governador Geral, que centralizava os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciario. Foi nesta epoca que se tentou char o primeiro corpo policial no Brasil, os 

quadrilheiros, grupamento inspirado em corporagao portuguesa de mesmo nome 

cuja fungao precipua era realizar o policiamento da recem-fundada cidade de Sao 

Sebastiao do Rio de Janeiro. Entretanto, essa corporagao nao logrou muito exito no 

seu objetivo. 

De acordo com Costa (2005), somente com a vinda para o Brasil da familia 

real portuguesa em 1808 e que houve um avango significativo no referente a criagao 

de uma instituigao policial. Outro fator que contribuiu para esta implementagao foi o 

gradativo crescimento das cidades, as quais passaram a necessitar de um aparato 

mais organizado para efetivagao do controle social. Assim e que, em 1808, o 

Principe Regente do Brasil, D. Joao criou a Intendencia Geral de Policia da Corte e 

do Brasil - a Policia da Corte - considerada o marco de origem da Policia Civil no 

Brasil. Esse orgao era incumbido do abastecimento da cidade e da responsabilidade 

pelas obras de interesse publico, devendo tambem garantir a seguranga das 

pessoas de forma individual e coletiva, incluindo ai, manter a ordem publica, vigiar a 

populagao, investigar os crimes e proceder a captura dos criminosos, exercendo a 

fungao judiciaria. 

No ano seguinte, conforme estudo realizado por Magalhaes (2009), foi criada 

a Divisao Militar da Guarda Real, uma organizagao militar em tempo integral, cujas 

fungoes eram manter a ordem e ir a busca dos criminosos. Era subordinada a 

Intendencia Geral de Policia. 
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Desta forma, durante esse periodo, a fungao policial no Brasil foi exercida 

sempre por uma especie de milicia, responsavel tambem pela fungao de defesa do 

territorio colonial das eventuais invasoes das potencias inimigas. 

3.2.2 A Policia no Imperio brasileiro 

No inicio do periodo imperial, a seguranga publica, a exemplo do que 

acontecia no periodo anterior, mesclava-se com a propria defesa do pais. Da 

mesma forma, a competencia para legislar continuava a ser exercida pelo monarca. 

Nesse sentido esclarece Magalhaes (2009, p. 25) que, inicialmente, o policiamento 

continuava a ser exercido pela Guarda Real sob a fiscalizagao e comando da 

Intendencia Geral de Policia. 

Contudo, para Costa (2005, p. 102-103), este periodo destaca-se pelo 

processo de burocratizagao administrativa das corporagoes policiais, o qual foi 

diretamente incentivado pelas elites dominantes, principalmente os cafeicultores. 

Como decorrencias desse processo, surgiram as primeiras milicias, grupamentos de 

homens livres que, sem receber remuneragao, vestiam armas e eram treinados por 

oficiais regulares das forgas de seguranga. Em grande parte, esses milicianos foram 

os responsaveis pela manutengao da ordem interna, principalmente nos maiores 

centros urbanos, visto que na zona rural, os interesses dos coroneis mantinham, por 

si so, o controle social. 

Outra caracteristica que marcou bastante o policiamento no imperio foram as 

diversas mudangas na sua estruturagao com a promulgagao de diversas lei e 

codigos. Em 1827 foi promulgada uma lei que regulamentou o dispositivo existente 

na Constituigao do Imperio de 1824 que criou a fungao de Juiz de Paz. Magalhaes 

(2009, p. 25), acerca do cargo em comento, preleciona que seu ocupante julgava as 

"contravengoes nos distritos. Os distritos eram divididos em quarteiroes, e para 

cuidar de sua seguranga era escolhido um morador de ilibada reputagao que recebia 

o titulo de inspetor. Surgia assim a figura do inspetor de quarteirao". 

Magalhaes (2009, p. 27) aduz, ainda, que em 1831 entrou em vigor o Codigo 

de Processo Criminal de Primeira Instancia, o qual inseriu diversos dispositivos que 

regulamentavam as fungoes policiais, dentre eles criou a fungao de Chefe de Policia, 
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a qual era incumbida a um Juiz de Direito. Relativamente a fungao jurisdicional, o 

Codigo Criminal estabeleceu que a justiga tinha carater municipalista, ou seja, em 

cada Distrito havia um Juiz de Paz, que contava com o auxilio de oficiais de justiga e 

inspetores de quarteirao, e poderia processar pronunciar, julgar e aplicar a pena. 

Neste diapasao, vale salientar que aos Juizes de Paz tambem foram instituidas as 

fungoes de policia administrativa e judiciaria. 

Por volta da decada de 1840, movimentos de fortalecimento do Estado 

brasileiro puseram em duvida o sistema municipalista entao vigente. Como 

respostas a estes movimentos, o Imperador tratou de alterar a legislagao vigente 

atraves de uma grande reforma no Codigo de Processo Criminal, principalmente no 

tocante as atribuigoes policiais. Sobre o assunto, esclarecedor e o comentario de 

Freitas (2008, p. 40-41): 

Em contra-ataque, houve uma reagao monarquico-conservadora que 
levou a promulgagao da Lei n° 261 de 3 de dezembro de 1841 e o 
Regulamento 120 de 31 de Janeiro de 1842; que levaram a uma 
grande reforma no Codigo de Processo Criminal vigorante. Dessa 
forma, em 1841 houve grande modificagao no orgao policial, as 
fungoes mais essenciais do Juiz de Paz foram repassadas para uma 
nova entidade policial: o Delegado de Policia. O Chefe de Policia 
passou a delegar poderes a seus subordinados, ocupando uma 
posigao de maior relevancia e evidencia. Deixou-se o criterio seletivo 
e popular que designava seus membros para dar lugar ao criterio 
autoritario, em nivel de organizagao judiciaria e policial, o que 
ocasionou na retirada da justiga das Camaras Municipals, delegando-
as ao governo central. 

Freitas (2008) tambem comenta que diante desse contexto de mudangas e de 

revolta da sociedade entrou em vigor o Regulamento n°. 120/1842 que dividiu a 

Policia em administrativa e judiciaria, quanto a fungao e competencia. A partir deste 

marco o Brasil passou a ter um sistema dual de policiamento, onde a Policia 

Judiciaria desempenhava fungoes relativas a aplicagao da justiga, como expedigao 

de mandados de busca e apreensao e julgamento de crimes, e a policia 

administrativa cabia a realizagao do policiamento ostensivo. Contudo, vale ressaltar 

que durante esse periodo, ate o ano de 1969, as atribuigoes de policiamento 

administrative e judiciario eram exercidas por organismos de regime civil. Essa e a 

linha adotada por Magalhaes (2009, p. 30-31): 
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As milicias estaduais, Policias Militares entao existentes, tinham 
varias denominates [...] e nao se destinavam precipuamente a 
propiciar seguranga aos cidadaos. Possuiam finalidade diversa da 
atual, constituindo-se em especies de 'exercitos estaduais'. As 
atribuigoes concernentes a seguranga do cidadao eram realizadas de 
forma subsidiaria, e tidas somente como missao auxiliar do Poder 
Judiciario ou do orgao civil de seguranga. 

Magalhaes (2009) ainda destaca outros fatos que marcaram a estrutura do 

policiamento durante o Imperio, como: o desmembramento da Policia da Corte em 

dois corpos, um de carater civil, denominado Guarda Urbana, incumbido da 

vigilancia da Corte, e um outro de orientagao militar, o Corpo Policial, responsavel 

pela realizagao de diligencias policiais; a separagao, em 1871, das fungoes de 

policiamento e da judicatura, vez que, ate entao, essas atividades por muitas vezes 

eram desempenhadas pelas mesmas autoridades, passando assim, os delegados a 

desempenhar as fungoes policiais estritas e as fungoes judiciais sendo exercidas 

exclusivamente pelos juizes. 

Destarte, em virtude dos diversos tumultos internos e externos que 

aconteceram durante o periodo imperial, as novas instituigoes policiais que surgiam 

especialmente as de orientagao militar, foram formadas como um apendice do 

exercito, utilizados inclusive em guerras. Essa caracteristica marcante persiste ate 

os dias atuais, com a alta militarizagao da Policia Militar. 

3.2.3 A Policia no periodo republicano 

A Republica foi instituida atraves do Decreto n°. 1, de 15 de novembro de 

1889. Tambem por meio desse documento foi repassada aos governos estaduais a 

responsabilidade de legislarem sobre a seguranga publica e a defesa dos direitos 

dos cidadaos e de sua liberdade. Essa autorizagao foi reforgada com a promulgagao 

da primeira carta constitucional republicana. 

As atribuigoes da policia judiciaria e da policia administrativa eram exercidas 

quase que exclusivamente por corporagoes de carater eminentemente civil, ja que 

as organizagoes militares desempenhavam fungoes similares aquelas exercidas 

pelas Forgas Armadas, recebendo destas, inclusive, o treinamento militar. 
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Segundo Magalhaes (2009, p. 31), e com o Decreto lei n°. 667 de 1969 que: 

[...] foram reorganizadas as Policias Militares do Brasil. O mesmo 
texto legal extinguiu a Guarda Civil, outra instituigao policial entao 
existente. Esse diploma, ainda, atribuiu as corporagoes militares 
estaduais a execugao do policiamento ostensivo e a manutengao da 
ordem publica, sistema que se mantem, com poucas alteragoes, ate 
os dias atuais. 

O atual periodo pode ser caracterizado pela maior profissionalizagao do 

aparato policial, com as policias dos outros Estados se espelhando nas instituigoes 

policiais do Rio de Janeiro, entao sede do Governo Federal. Mas, apesar desses 

avangos, ainda existiram resquicios da atuagao das corporagoes policiais em prol 

das elites brasileiras, o que somente comegou a mudar a partir da promulgagao da 

Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988 e a consolidagao do Estado 

Democratico de Direito. Na concepgao de Freitas (2008), esses fatos possibilitaram 

a fiscalizagao da policia por entidades externas a Administragao, a exemplo da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

E essa a atual conjuntura na qual esta inserido o sistema de policiamento 

estadual, objeto dessa investigagao. Nesse existem duas forgas policiais (Policia 

Militar e Policia Civil), as quais desenvolvem as fungoes de policia administrativa e 

policia judiciaria, respectivamente, sob a subordinagao direta do chefe do Executivo 

estadual, visando proteger a sociedade civil e todas as instituigoes democraticas do 

Brasil. 

3.3 O Policiamento estadual a luz da Constituigao Federal de 1988 

Primeiramente, para um melhor entendimento sobre o policiamento estadual e 

seus orgaos sob a egide da nova ordem constitucional brasileira, mister realizar uma 

abordagem na seguranga publica com base no texto constitucional. 

3.3.1 A seguranga publica 
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Um pais onde a democracia se manifeste plenamente, o papel da seguranga 

publica e garantir a integral realizagao da cidadania, a manutengao da ordem publica 

e a protegao dos direitos individuals e coletivos. Caracteriza-se tambem por ser 

condigao precipua para o exercicio da liberdade como direito fundamental do 

cidadao. 

Coibir ou refrear a pratica de atos censuraveis pela sociedade, objetivando o 

bem-estar da coletividade e a fungao primordial dos organismos responsaveis por 

essa atividade. 

Desta feita, a propria Carta Magna designa em seu artigo 144 que 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". Fica claro que a propria Constituigao atribui ao estado o dever de 

realizar a seguranga publica. Para tanto, enumera os orgaos responsaveis por 

desempenhar tal papel, estabelecendo as atribuigoes e competencias de cada um 

deles. 

De acordo com Silva (2006, p. 777-778) a seguranga publica pode ser 

definida como "a manutengao da ordem publica interna [...] e uma atividade de 

vigilancia, prevengao e repressao de condutas delituosas". Tais condutas visam a 

manutengao da incolumidade das pessoas e a preservagao do patrimonio, publico 

ou privado. 

Neste conceito, infere-se a busca em preservar de normalidade juridica e 

social. Essa normalidade somente sera possivel se houver uma ordem com a qual a 

sociedade possa viver em harmonia, objetivando atingir o bem comum. A essa 

ordem denomina-se Ordem Publica - a qual e incumbida diretamente a um orgao 

especifico, a Policia Militar estadual. Para Furtado et a/., citados por Elia Junior 

(2005), Ordem Publica e "a situagao e o estado de legalidade normal, em que as 

autoridades exercem suas precipuas atribuigoes e os cidadaos as respeitam e 

acatam". 

Diante do exposto, e passivel de compreensao que a Seguranga Publica e um 

dos meios utilizados pela Administragao Publica para se alcangar a Ordem Publica, 

sendo a primeira exercida pelos seguintes orgaos, conforme o elencado no art. 144 

da Constituigao Federal: Policia Federal; Policia Rodoviaria Federal; Policia 

Ferroviaria Federal; Policia Civil; Policia Militar, Corpo de Bombeiros; e Guarda 
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Municipal. Dessas, serao analisadas em maiores detalhes as Policias Estaduais 

Civis e Militares, as quais, conforme o referido artigo, desempenham as fungoes de 

policia judiciaria e investigativa (policia civil) e de policia ostensiva e de preservagao 

da ordem publica (policia militar), ambas subordinadas aos respectivos 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal. 

3.3.2 Sistema de policiamento estadual 

No Brasil, a Policia integra o sistema de justiga criminal, mas esta nao e a sua 

unica fungao. A merce do ja exposto neste estudo, pode-se entender que o sistema 

policial esta afeto ao Poder Executivo, atuando diretamente na busca da Ordem 

Publica atraves da repressao. Contudo, como integrante do sistema de justiga 

criminal, a atividade policial e de extrema importancia, particularmente quando se 

trata da repressao policial ao crime. Deste modo, e de grande relevancia uma breve 

explanagao sobre as fungoes de policia em geral, cuja responsabilidade e do 

Estado-membro. 

A partir da analise do artigo 144 da CF/88, percebe-se, de uma forma geral, 

que as policias se dividem em duas vertentes para desempenhar suas fungoes: uma 

ostensiva e de preservagao da ordem, que e o policiamento; e aquela responsavel 

pelas infragoes penais, que e o ramo investigative 

A primeira fungao e desenvolvida pela policia administrativa - Policia Militar -

a qual se submete as regras de Direito Administrativo e objetiva evitar o ilicito penal 

mediante a prevengao, inibindo a atuagao dos delinquentes. A segunda fungao e de 

competencia da policia judiciaria - Policia Civil - que e regida pelas regras do 

Codigo de Processo Penal e visa descobrir a autoria dos crimes e fazer o 

levantamento probatorio necessario para instruir a persecugao criminal, mediante o 

trabalho investigative 

Nesse diapasao, serao analisadas as atribuigoes e competencias das policias 

estaduais, como forma de melhor se posicionar diante da materia. 

3.3.2.1 Atribuigdes da Policia Militar 
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Mais conhecida instituigao policial, a Policia Militar e a encarregada do 

confronto direto com a criminalidade no pais. 

Esse orgao possui, afora previsoes em leis especificas, disposigoes previstas 

na CF/88 em seu artigo 144, V, §§ 5° e 6°, in verbis: 

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: 
[...] 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...] 
§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a 
preservagao da ordem publica; [...]. 
§ 6° - As policias militares e corpos de bombeiros militares, forgas 
auxiliares e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as 
policias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territorios. 

Em virtude da sua natureza, a Policia Militar age no combate as afrontas a 

ordem social, no controle das massas populacionais e na fiscalizagao dos crimes e 

contravengoes penais. Em certas ocasioes, ela pode realizar atividades judiciarias, 

como a apuragao e investigagao de ocorrencias nos crimes militares. Ainda ha a 

possibilidade de atuarem como eventuais auxiliares da justiga. Neste caso, segundo 

Cintra et at. (2008, p. 226), para que haja o "desempenho das fungoes jurisdicionais, 

muitas vezes o juiz necessita da cooperagao de diversas entidades (publicas ou 

privadas), como por exemplo: [...]; c) a Policia Militar nos casos de resistencia aos 

oficiais de justiga". 

A esta categoria a Constituigao Federal proibe a sindicalizagao bem como o 

direito a greve, conforme preceitua o art. 142, § 3°, IV da Constituigao Federal de 

1988. 

Giulian (2002) reporta que alem dessas fungoes, a Policia Militar tambem 

auxilia o sistema penitenciario e a policia judiciaria e, ainda, esta incumbida de 

fiscalizar os crimes ambientais contra a fauna e flora. 

No desempenho de suas atividades a Policia Militar, por ser ostensiva, vale-

se do uso de uniformes e equipamentos caracterizados, meios que possibilitem a 
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sua visibilidade pela sociedade em geral de modo a inibir a eventual atuagao de 

infratores. 

Ainda na esteira do entendimento de Giulian (2002, p. 67), ha divisoes na 

Policia Militar cujas atividades nao possuem nenhuma previsao legal. Sao os 

servigos de inteligencia, chamados P/22, que atuam de modo semelhante as 

atribuigoes da Policia Civil. 

Percebe-se, portanto, que a Policia Militar, incumbida da fungao de policia 

administrativa, desenvolve, alem desta, fungoes especificas de policia judiciaria, fato 

que funciona como embasamento para a ja acirrada disputa entre esta instituigao e a 

co-irma Policia Civil. 

3.3.2.2 Atribuigdes da Policia Civil 

A Policia Civil possui essa denominagao devido ao regime ao qual se filia de 

caracteristicas notavelmente civis, e e responsavel pelo policiamento investigative. 

Relativamente a Policia Civil, a Constituigao Federal do Brasil, no artigo 144, 

§ 4°, atribuiu as fungoes de "policia judiciaria e a apuragao das infragoes penais", 

sendo a responsabilidade pela organizagao desta instituigao policial do Governo do 

Estado-membro, atraves da edigao de lei especifica. 

O Codigo de Processo Penal especifica claramente tal fungao ao estabelecer, 

em seu artigo 4°, que "a Policia Judiciaria - Civil - sera exercida pelas autoridades 

policiais no territorio de suas respectivas circunscrigoes e tera por fim a apuragao 

das infragoes penais e da sua autoria". 

A policia judiciaria atual - Policia Civil - possui formagao civil, baseando-se 

na hierarquia e disciplina, voltada para a atuagao investigativa, de inteligencia, ou 

seja, sem o confronto direto com a populagao - atribuigao da policia administrativa. 

Contudo, assim como ocorre na Policia Militar, existem divisoes da Policia civil que 

desempenham atividades de combate nas ruas, fazendo uso de fardamentos e 

veiculos caracterizados e tambem taticas de confronto em flagrante usurpagao de 

competencia. 

2 Secao de inteligencia da Policia Militar que atua geralmente na investigagao de determinadas 
especies de crimes, bem como na investigagao de integrantes da propria instituigao. 
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Para fazer ingressar na instituicao, o candidato devera submeter-se a 

concurso publico e, se aprovado for, a um curso de formagao especifico para 

policias civis, no qual sera treinado com todos os mecanismos especificos a esta 

atividade peculiar. 

Apesar de estar subordinada ao Poder Executivo, a atuagao da policia 

judiciaria possui intima ligagao com o Poder Judiciario e com o Ministerio Publico, 

vez que a fungao de investigagao dos delitos e desenvolvida atraves da elaboragao 

de pegas proprias, os Inquerito Policial e o auto de prisao em flagrante delito. 

A respeito do Inquerito Policial, Magalhaes (2009) assevera que ele surgiu na 

nossa legislagao atraves da Lei n°. 2.033 de 1871, regulamentada pelo Decreto-lei 

n°. 4.824 do mesmo ano, art. 42, que preconizava que o Inquerito Policial consistia 

em todas as diligencias necessarias para o descobrimento dos fatos criminosos, de 

suas circunstancias e de seus autores e cumplices e, ainda, deveria ser reduzido a 

instrumento escrito. 

Com o intuito de ampliar a conceituagao do inquerito policial, Nucci (2008, p. 

135) leciona: 

O inquerito policial e um procedimento preparatorio da agao penal, 
de carater administrativo, conduzido pela policia judiciaria e voltado a 
colheita preliminar de provas para apurar a pratica de uma infragao 
penal e sua autoria. Seu objetivo precipuo e a formagao da 
convicgao do representante do Ministerio Publico, mas tambem a 
colheita de provas urgentes, que podem desaparecer, apos o 
cometimento do crime. Nao podemos olvidar, ainda, que o inquerito 
policial serve a composigao das indispensaveis provas pre-
constuidas, que servem de base a vitima, em determinados casos, 
para a proposigao da agao penal privada. 

Ve-se, pois, que o Inquerito Policial, atraves da sua natureza investigativa, 

esta voltado a realizar o levantamento de dados que poderao ser usados pelo 

Estado para exercer o jus puniendi, atraves da propositura da agao penal. Esse jus 

puniendi Estatal e caracterizado pela jungao da atividade investigatoria com a 

respectiva realizada atraves do Inquerito Policial com a agao penal deflagrada pelo 

seu titular. 

Conforme Giulian (2002), alem dessas fungoes, em alguns Estados a policia 

judiciaria tambem desenvolve fungoes administrativas como nos casos de 

identificagao de pessoas e expedigao de documentos. A Policia Civil e dividida 
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hierarquicamente nos niveis de: Delegados de Policia de carreira com formagao em 

Direito; investigadores; comissarios de policia; escrivaes, membros da policia 

tecnica. O comando desta instituigao cabe diretamente ao Governador do Estado, 

que pode delegar tal poder, sendo que em varios Estados-membros existe a figura 

do Secretario de Seguranga Publica estadual. 

Assim, conclui-se que as atribuigoes de ambas as policias estaduais foram 

especificadas pela Constituigao Federal de 1988 e, portanto, o desenvolvimento de 

fungoes peculiares a outra, sem previsao constitucional, e flagrante usurpagao de 

competencia, fato que nao se pode permitir. 

3.4 Sistemas e modelos de policiamento no ambito internacional 

Antes de se adentrar na discussao sobre a tematica deste estudo, e 

importante analisar, mesmo que sucintamente, outros modelos de policiamento no 

meio internacional a fim de conferir a presente discussao, meios de comparagao 

entre o modelo pretendido no Brasil e exemplos concretos da atuagao policial no 

mundo. 

Contudo, convem abordar primeiramente algumas caracteristicas gerais 

comuns para o melhor entendimento desses sistemas de policias. 

Na otica de Monet (2002, p. 80), em alguns paises existe apenas uma 

corporagao policial, sendo este sistema denominado monista. Outros, por sua vez, 

desenvolvem o sistema dualista, onde ha a presenga de duas instituigoes policiais 

ou, ainda, mais de duas, desenvolvendo o chamado sistema pluralista. A 

diferenciagao entre os sistemas da-se na existencia ou nao de diferentes comandos, 

um para cada instituigao. 

Assim, por exemplo, em determinados Estados, o policiamento e 

desempenhado por uma unica corporagao policial que e responsavel por realizar o 

policiamento ostensivo e repressive feito por divisoes dentro da sua estrutura, na 

qual ha departamentos de policiamento fardado e departamentos de policiamento 

ostensivo. 
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Exemplos diversos ocorrem em paises que mantem dois ou mais corpos 

policiais, cujas competencias se dividem. Estes possuem comandos diferentes e, em 

geral, atuam em jur isdicoes diferentes. 

Contudo, ha entre os sistemas existentes na atual idade uma caracteristica 

comum a todos: a realizagao do chamado ciclo completo de policia ou ciclo policial 

por todos os corpos policiais. 

3.4.1 O Ciclo policial 

Quando se estuda a estruturagao dos organismos policias varios sao os 

pontos relevantes que podem ser discutidos. Contudo, atualmente, urn dos principais 

pontos refere-se ao processo de unificacao das policias estaduais, com a adogao do 

ciclo completo de pol iciamento. 

Neste ponto, e relevante saber que, conforme Silva (2003, p. 417), "por policia 

completa entende-se aquela que executa todas as fases da atividade policial: 

prevengao, repressao, investigagao e apuragao dos crimes". 

Esta mesma otica encontra-se expressa na seguinte passagem extraida da 

obra deGiu l i an (1998, p.31): 

O ciclo completo de policia compreende a prevengao, a manutengao 
e a restauragao da Ordem Publica, ou seja, desde o inicio do delito, 
passando pela sua prisao, seja pela Policia Administrativa ou 
Judiciaria, ate sua apresentagao a justiga e MP criminal, ate a final e 
justa absolvigao ou condenagao, finalizando no sistema penitenciario. 

O ciclo completo de policia ou ciclo policial nada mais e que a realizagao das 

fungoes judiciario-investigativa e ostensivo-preventiva pelo mesmo organismo 

policial com o intuito de melhor operacionalizar suas atribuigoes. 

De acordo com Lazzarini (1999, p. 94-95), este ciclo e subdividido em tres 

fases, a depender da fungao policial a ser exercida. 

A primeira delas e conhecida como situagao normal da Ordem Publica, 

momento onde as pessoas, atuando em conformidade com a legislagao em vigor, 

desenvolvem atividades normais. Neste momento, a policia, regida pelas regras de 
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Direito Administrative-, atua de maneira preventiva, mediante uso de policiais 

fardados e veiculos caracterizados, objetivando intimidar e coibir o cometimento de 

infragoes. 

A alteragao da normal idade provocada pela t ransgressao da legislagao por 

algum membro da sociedade da inicio a segunda fase que e a quebra da Ordem 

Publica e sua restauragao Neste momento, a depender da legislagao violada, a 

competencia sera da policia administrativa ou da policia judiciaria. Na hipotese de 

comet imento de urn tipif icado pelas leis penais a atividade da Policia Judiciaria tera. 

inicio, visto esta ser incumbida da atividade repressiva a ilicitos penais, vez que todo 

ilicito penal deve ser levado a apreciagao do Poder Judiciario. De modo contrario, se 

a conduta violadora da Ordem Publica nao constitua urn ilicito penal, mas afronte 

outro preceito legal ou mesmo atente contra a moral idade e os bons costumes, 

cabera a Policia Administrat iva coibi-las por meio de sangoes de policia. A 

restauragao da Ordem decorre da devida atuagao policial em cada caso analisado. 

Por f im, tem-se a fase da investigagao, como complementagao a fase 

anterior. Esta vem proceder o levantamento de dados e coleta de provas que 

apurem a autoria e material idade do ilicito cometido. Ela tern inicio com a 

instauragao do Inquerito Policial ou com a lavratura do auto de prisao em flagrante e 

possui carater eminentemente investigatorio, mas de valoragao informativa. Pelo fato 

da necessidade de se empreender diversas dil igencias e do emprego de 

especial izagao tecnico-cienti f ica, esta fase e a mais compl icada e trabalhosa do ciclo 

de policia. 

O ciclo completo de policia e favoravel a sociedade que tera agil idade no 

atendimento das ocorrencias e facilitara a tomada de postura por parte do policial, 

vez que este quando nao estiver desempenhando a fungao preventiva tera que atuar 

na sua repressao. 

3.4.2 Modelos de pol iciamento no mundo 

Como dito anter iormente, antes de adentrar-se na analise sobre a viabil idade 

da proposta de unificagao das policias estaduais frente a conjuntura sociocultural 

brasileira, tema deste estudo, e importante tecer a lgumas consideragoes sobre os 
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sistemas policiais existente no mundo que servira como parametro comparat ivo para 

esta discussao. 

Para tanto, foram selecionados paises de diferentes continentes e que 

representam sociedades igualmente diferentes. Os paises anal isados sao a 

Argentina e o Uruguai na America do Sul, os Estados Unidos da America na America 

do Norte e a Inglaterra, a Franga, a Espanha e Italia na Europa. 

3.4.2.1 Sistema policial da Argentina 

Na Argent ina sao encontrados diversos grupamentos policiais, tanto na esfera 

federal quanto provincial. Sao a Policia das Provincias, a Policia Federal, a 

Gendarmeria Nacional Argent ina, a Policia da Aeronaut ica e a Policia Naval. 

Magalhaes (2009), aduz que as Provincias argent inas sao incumbidas da 

organizagao e manutengao da sua propria policia, a qual e responsavel pelo 

policiamento ostensivo e pela policia judiciaria cuja competencia nao caiba a Policia 

Federal. E uma organizagao paramilitar, fardada e executa os servigos de pericia e 

de guarda de presidios provinciais. 

Ainda com Magalhaes (2009) a Policia Federal argentina possui caracteristica 

militar, mas e de investidura civil e atual em todo o territorio argentino como auxiliar 

da Justiga. Os seus membros uti l izam, via de regra, uniformes e executam 

atividades como o controle de tumultos. Contudo, alguns grupos internos sao 

desuniformizados e desempenham a fungao investigativa. Desta forma, percebe-se 

que esta organizagao desempenha as fungoes de policia administrativa (preventiva) 

e judiciaria (repressiva). Ha ainda a Gendarmeria Nacional: forga de seguranga 

nacional, preparada tanto para operagoes militares em tempo de guerra quanto para 

atuar no auxil io a Justiga, desenvolvendo o ciclo completo de policia. Por f im, a 

Policia Aeronaut ica atua nos aeroportos e a Policia naval age nas aguas internas e 

externas do pais. 

Nesse sentido, a estruturagao das corporagoes policiais na Argent ina 

assemelha-se a organizagao das estruturas encontradas no Brasil. No entanto, o 

desenvolvimento do ciclo completo de policia pelas Policias das Provincias e uma 

das poucas caracterist icas existentes entre essas instituigoes. 
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3.4.2.2 Sistema policial do Uruguai 

No Uruguai existe somente um organismo policial responsavel pelo 

policiamento fardado ostensivo, pela policia judiciaria e pela pericia criminal. E a 

Policia Nacional do Uruguai, subordinada diretamente ao Ministerio do Interior. A 

respeito do tema, preleciona Magalhaes (2009, p. 77): 

A atribuigao basica da policia uruguaia e a defesa social. Executa 
com exclusividade o papel de Forga Publica, garantindo o 
cumprimento de leis e decisoes judiciais; intervindo no cumprimento 
das sentengas judiciais; executando o servico de guarda prisional e 
controlando os casos de liberdade provisoria impostos pela justiga. 

Trata-se de uma instituigao de carater civil, mas de estrutura fundada nos 

principios militares - hierarquia e disciplina. E distr ibuida entre os Departamentos 

(correspondente ao Estado-membro do Brasil) por meio de Chefaturas de Policia, 

que variam estruturalmente conforme o Departamento. 

A existencia de uma policia una no Uruguai e decorrencia das pequenas 

dimensoes territoriais do pais. Este fato, em tese, facilita o controle unificado das 

diversas chefaturas, o que pode acarretar melhor prestagao de servigos. 

3.4.2.3 Sistema policial dos Estados Unidos da America 

Os Estados Unidos sao o pais mais desenvolvido do planeta e tambem um 

dos mais extensos, fatores que dificultariam a existencia de uma unica instituigao 

policial. 

No entanto, os americanos possuem um dos mais complexos sistemas 

policias encontrados atualmente no mundo. Para se ter uma ideia disto, de acordo 

com Rondon Filho (2003, p. 42), est ima-se que naquele pais existam entre 17.000 

(dezessete mil) e 25.000 (vinte e cinco mil) organismos policiais. Tal se deve a 
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autonomia que cada esfera do poder possui para organizar e manter uma 

corporacao policial. 

Magalhaes (2009) assevera que em nivel federal atuam o Federal Bureau of 

Investigation (FBI) e a Drug Enforcement Administration (DEA). O primeiro e um 

corpo de servigo secreto que atua na seguranga presidencial e nos delitos federals 

de maior relevancia. O DEA pode ser definido com uma forga de reserva que age 

quando do acontecimento de catastrofes ou desastres que ponham a seguranga 

nacional em perigo. 

Na esfera estadual, existe a Policia Estadual cujo comando cabe ao 

Governador do Estado. Respondem pelo patrulhamento das rodovias e dos 

municipios que nao possuem sua propria policia. Nos municip ios existem corpos 

policiais que sao responsaveis pelo patrulhamento urbano e rural, bem como pela 

guarda dos parques estaduais. O comando e exercido pelo Prefeito e a sua diregao 

cabe aos Xeri fes. Destaque-se que nos EUA todas as policias executam o ciclo 

completo de policia. 

Em termos concretos, as policias americanas sao tidas no mundo como 

referenda principalmente no tocante a prestagao de servigos e ao contato com a 

sociedade. 

3.4.2.4 Sistema policial da Franga 

Na Franga existem duas forgas policiais distintas agindo na esfera nacional, 

regidas por diferentes estatutos, mas desempenhando atividades semelhantes. Sao 

elas a Policia Nacional e Guarda Nacional (Gendarmarie Nacional). 

Entretanto, existem unidades policiais municipals que estao encarregadas da 

aplicagao da legislagao municipal e da organizagao do transito. As duas instituigoes 

nacionais, de acordo com Levy (2007), estao subordinadas ao Chefe do Executivo e 

ambas desempenham o ciclo policial. 

Parafraseando Rondon Filho (2003, p. 38), tem-se que: 

A Policia Nacional e uma organizagao policial de estatuto civil ligada 
diretamente ao Ministerio do Interior encarregada do ciclo completo 
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de policia (embora isso ocorra de maneira departamentalizada) nas 
zonas urbanas e pre-urbanas da Franga (comunas com populagao 
superior a 10.000 habitantes), tendo sob sua responsabilidade 
apenas 5% do territorio frances, mas policiando a maioria da 
populagao. 
A Guarda Nacional, instituigao de carater militar (sua estrutura se 
insere no Ministerio da Defesa), possui em seus quadros 90.000 
gendarmes, formando uma policia departamental encarregada do 
policiamento nas zonas rurais e periurbanas, e dividida em 3.600 
brigadas. A polivalencia no exercicio de suas atribuigoes e o grande 
diferencial da GN, pois seus integrantes, segundo Levy (1997) 
podem 'fazer tanto um trabalho de seguranga publica quanto de 
policia judiciaria, fungoes claramente diferenciadas na PN'. 

Conforme estudo realizado por Levy (1997), a grande diferenciagao entre as 

duas ent idades reside na maior integragao da Guarda Nacional, que desenvolve um 

trabalho de comunicagao entre os seus membros responsaveis pela constatagao da 

infragao, recolhimento da queixa e pela investigagao, levando a elucidagao do caso, 

acompanhado pela instituigao do comego ao f im. 

Desta feita, o pol iciamento frances, alem de realizar o ciclo completo de 

policia em todas as suas instituigoes, e considerado um modelo a ser seguido por 

outros paises, uma vez que da divisao de competencias entre uma organizagao 

militar e uma organizagao de estatuto civil nao decorre nenhum atrito. 

3.4.2.5 Sistema policial da Espanha 

O atual sistema policial espanhol foi criado apos a saida, em 1977, do 

General Franco. Para Cunha, citado por Rondon Filho (2003, p. 40-41), a 

estruturagao do pol ic iamento espanhol da-se da seguinte forma: 

1. Nacional - Policias da Nagao: Corpo Nacional de Policia (Cuerpo 
Nacional de Policia). Instituto armado de natureza civil, que resultou 
da fusao do Corpo Superior de Policia e da Policia Nacional e 
subordina-se ao Ministerio do Interior; Guarda Civil, instituto armado 
de natureza militar, sujeito a dupla subordinagao, ao Ministerio da 
defesa e ao Ministerio do Interior. 
2. Regional - Policias das Comunidades Autonomas. Tambem 
chamadas de Generalidad. Sao tres Comunidades Autonomas que 
possuem corpos de policia, que sao: dos Paises Bascos, a Policia 
Ertzaina; de Navarra, a Policia Foral e da Catalunha a Policia Los 
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Mossos d'Esquadras. As demais Comunidades Autonomas possuem 
unidades da CNP ou GC. 
3. Local - Sao as Policias Locais tambem chamadas de Guardas 
Urbanas. Estao a nivel municipal (Ayuntamientos). Atuam no controle 
de transito e na aplicacao das leis locais. 

Objet ivando evitar conflito de competencia, o ordenamento espanhol adotou o 

principio da territorial idade para definir a atuacao das suas policias. Ass im, 

Magalhaes (2009, p. 83), em sua obra, afirma que o Corpo Nacional de Policia atua 

nas capitals das Provincias e nas cidades com mais de 20.000 habitantes, enquanto 

que a Guarda Civil Espanhola exerce suas funcoes nos demais municipios e nas 

areas rurais. 

Como visto, o sistema policial espanhol conta ainda com uma policia 

municipal que e encarregada da apl icacao das leis locais e, por isso, nao fara parte 

da analise deste topico. 

3.4.2.6 Sistema policial da Inglaterra 

A Inglaterra tambem e famosa pela qual idade do seu policiamento, 

principalmente no que se refere a nao util izacao de posturas militares no 

desenvolvimento de suas fungoes. 

Naquele pais, segundo Monet (2002, p. 80-81 e 97), coexistem, atualmente, 

cerca de 43 corporagoes responsaveis pelo pol iciamento das provincia, estando 

Londres a cargo da Policia Metropoli tana. Estes organismos atuam cada um em 

uma area distinta - territorio de atuagao - sob a responsabi l idade e comando de 

uma Autor idade Policial (Police Authority), nao havendo, pois, nenhuma ligagao 

entre estas autoridades e o Ministerio do Interior (Home Office), visto ser este um 

sistema descentral izado. Ainda sobre as Police Authority, observa-se que os 

interesses locais estao nelas representados, visto que dois tergos dos seus 

membros sao eleitos pelos cidadaos locais. 

Nesse sentido, as estruturas policiais inglesas sao dotadas de um grande 

servigo de inteligencia e prevengao, vez que ha uma participagao direta da 
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comunidade inglesa no desenvolvimento das fungoes policiais atraves de denuncias, 

o que facilita este t ipo trabalho. 

3.4.2.7 Sistema Policial na Italia 

Como a maior parcela dos paises europeus, a Italia possui uma populagao 

mais desenvolvida culturalmente, fator que favorece a nao existencia da muitos 

crimes. Entretanto, este pais e marcado pela existencia de varias mafias, as quais 

afrontam as autoridades, medindo forgas com estas. Nesse diapasao, o sistema de 

policiamento italiano teve que ser melhorado. 

Atualmente, coexistem duas corporagoes de policia a nivel nacional, a Polizia 

di Stato Policia de Estado), de natureza civil, e a Arma dei Carabinieri (Corpo dos 

Carabineiros) cuja natureza e eminentemente militar. Ambas estao subordinadas 

aos comandos do Chefe do Executivo Nacional. 

Magalhaes (2009, p. 85) preconiza que a Policia de Estado dispoe de um 

segmento uniformizado e um outro a paisana e executando as fungoes preventiva e 

repressiva, atuando basicamente em Roma e nas maiores cidades do pais. 

Ja os Carabineiros, na concepgao de Monet (2002, p. 119) sao semelhantes 

as Policias Militares brasileiras e possuem em sua composigao Squadriglie, que sao 

unidades especial izadas no combate ao crime organizado, em especial a mafia, 

possuindo, ainda, a incumbencia de protegao presidencial. 

A lem destas instituigoes, existem policias municipais que, a exemplo da 

Franga, cuidam exclusivamente do cumprimento das normas municipais. 

Desta monta, a forga policial italiana e uma das mais bem estruturadas 

principalmente no combate a mafia organizada, devido a experiencia adquir ida nesta 

area. 
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Ate o este momento, realizou-se uma abordagem historico-funcional sobre a 

instituigao policial no mundo e no Brasil. Tal feito teve como objetivo precipuo a 

formacao de um entendimento sobre o atual posic ionamento do sistema de 

policiamento estadual brasileiro em face da nocao geral de Policia, de modo a 

facilitar a analise do tema proposto pelo presente estudo, qual seja, a analise da 

viabil idade da unificagao das Policias Civil e Militar diante da atual conjuntura 

sociocultural brasileira. 

Ass im, neste capitulo serao analisados os aspectos favoraveis e os contrarios 

ao processo de unificagao das policias, bem como a lgumas das Propostas de 

Emenda a Consti tuicao (PEC) relacionadas ao tema, que estao em tramitagao no 

Congresso Nacional e suas fundamentacoes. 

E notorio que dentre os diversos problemas que permeiam a sociedade 

brasileira contemporanea, a violencia e um dos principals, alcancando niveis 

recordes e atingindo as mais variadas camadas da populagao. 

Como decorrencia de tal fato, a sociedade pressiona o Poder Publico, 

reivindicando medidas efetivas de combate a criminal idade que surtam efeito 

imediato. E nesta conjuntura que ganha forga a proposta de unificagao das Policias 

Estaduais - Policia Civil e Policia Militar - seguindo o modelo unitario de policia 

adotado em diversos paises, a exemplo dos Estados Unidos da Amer ica, como 

forma de enfrentar o aumento vertiginoso das agoes cr iminosas. 

No Brasil, a atividade policial tern por fungao precipua a manutengao da 

ordem publica e os bons costumes, assegurando a populagao seguranga e 

tranquil idade no seu cotidiano. Tal fungao esta inscrita na Constituigao Federal, em 

seu art. 144 3 . 

Segundo esta proposta, as instituigoes policiais atualmente existentes nos 

Estados-membros submeter-se- iam a um processo de unificagao do qual resultaria 

uma policia unica, responsavel pelo desempenho das fungoes ostensivas e de 

3 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 6rgaos. 
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preservagao da ordem publica - competencia da atual Policia Militar - como tambem 

desenvolver as at ividades investigavas e de inteligencia, auxil iando diretamente o 

Poder Judiciario - at ividade exercida pela atual Policia Civil. 

Nao obstante a urgente necessidade de se char pianos de combate a 

marginal idade, a proposta de unificagao das policias nao e unanimidade, 

principalmente dentro das instituigoes envolvidas, onde a existencia de interesses 

individuals e classistas, bem como de divergencias entre as Policias Civil e Militar, 

criam empeci lhos e dif icultam a execugao do projeto. 

Ass im, urge fazer uma analise sobre esse processo, verif icando-se o encaixe 

entre esse modelo de policiamento proposto e a sociedade brasileira 

contemporanea. 

4.1 Fundamentos para a unificagao 

Quando se trata da questao da unificagao das policias estaduais, as 

discussoes sao entusiasmadas e diversos sao os argumentos util izados para a 

concretizagao deste processo. Dentre os principals, destacam-se duplicidade das 

atuais estruturas, as quais sao designadas a um mesmo f im, que e a promogao da 

seguranga publica, e o carater militar da Policia Militar dos Estados-membros, que, 

conforme algumas correntes existentes, nao condiz com a fungao policial que e 

eminentemente civil, dentre outros. 

Nesse sentido, merecedora e a transcrigao de trecho da Carta de Rio Quente, 

citada por Rondon Filho (2003, p. 58), a qual foi elaborada em setembro de 2001 por 

Delegados de varios Estados e do Distrito Federal em conjunto com Delegados da 

Policia Federal, por ocasiao da realizagao do Congresso Nacional de Delegados de 

Policia, a qual assim se posiciona: 

A criagao de uma policia unica, de natureza civil, seria a solugao 
preconizada para sanear os problemas inerentes a seguranga 
publica nos Estados, com a consequente racionalizagao do custo do 
aparelho policial e uma maior eficiencia dos servigos prestados a 
sociedade. A integragao pretendida atualmente implicaria na 
manutengao da duplicidade de comando e de gastos, em prejuizo da 
necessaria racionalizagao de custos e da eficiencia dos servigos 
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prestados a comunidade, apresentando-se incompativel com os 
preceitos constitucionais. 

No tocante a dupl icidade de estruturas, os defensores da unificagao 

argumentam que a manutengao do atual sistema acarreta em desperdic io de 

recursos frente a deficiencia de recursos orgamentarios dos Estados-membros. A 

rigor, segundo os adeptos desta corrente, a existencia de uma unica instituigao 

policial evitaria o gasto em dobro na manutengao de dois aparelhos policiais, os 

quais necessi tam de investimentos em pessoal, armamento, estrutura f isica, 

viaturas, etc. 

Outra argumentagao deriva do carater militar da Policia Militar. Conforme 

dispoe o § 6° do art. 144 da CF/88 as policias militares sao forgas auxil iares e 

reserva do Exercito. A critica sobre este fato recai da divergencia entre o conceito de 

policiamento interno, civil, cuja f inalidade e proteger o cidadao, dispondo, para isto, 

de metodos mais cordiais e menos agressivos que os metodos desenvolvidos pela 

instituigao de carater militar, que possui um treinamento voltado para o confronto em 

guerras e, principalmente, para eliminar o inimigo. Sobre o tema, salutar e o 

entendimento de Bicudo (2000): 

O artigo 144, §§ 4°, 5° e 6° da Constituigao Federal institucionalizou o 
modelo imposto pelo decreto 1.072, de 30 de dezembro de 1969, que 
extinguiu as guardas civis em todo o pais, anexando-as as forga 
militares estaduais existentes, entao chamadas genericamente de 
'Forgas Publicas'. 
A partir dai, criadas as Policias Militares, sujeitas em sua 
organizagao, planejamento, armamento e comando a Inspetoria das 
Policias Militares, orgao do Estado Maior do Exercito, atuaram 
decididamente na luta contra quantos, pessoalmente ou participando 
de organizagoes extralegais, se opunham a ditadura militar e 
almejavam uma opgao democratica para o Brasil. A Policia Militar, 
treinada e organizada para o combate a essas pessoas ou grupos, 
constituia uma policia do Estado, na defesa da chamada seguranga 
nacional, segundo a concepgao imposta pelos embates entre EUA e 
Uniao Sovietica as ditaduras que se foram instituindo na America 
Latina sob inspiragao norte-americana, qualificada pela oposigao 
Leste/Oeste. 
A medida que o pais foi democratizando-se, as Policias Militares 
guardaram, contudo, sua qualificagao estritamente militar. E o 
Congresso Constitucional, eleito em 1986, nao soube inovar e 
institucionalizou as corporagoes militares dos estados como um dos 
organismos responsaveis pelo policiamento preventivo; e fez mais, 
pois manteve um sistema judiciario corporativo, responsavel, em 
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larga medida, pela impunidade que ainda acorogoa a violencia que 
deles emana na sua atuagao enquanto policia ostensiva. 
Sob esse aspecto, os constituintes de 1986 nao quiseram ou, 
provavelmente, nao puderam enfrentar o desafio de desmontar por 
inteiro os fundamentos de uma ditadura que entao se desfazia. Ao 
inves, consolidaram a existencia de uma Policia Militar autoritaria e 
arbitraria, cuja atuacao contava com a complacencia de uma justiga 
corporativa que tornava impunes as violagoes das normas de direitos 
humanos contempladas, explicitamente, no portico da Constituigao 
promulgada em 1988, como o fundamento mesmo do Estado 
Democratico de Direito. 

Da analise desta passagem depreende-se que a natureza militar conferida a policia 

teve bastante relevancia na defesa nacional durante o periodo ditatorial militar pelo qual o 

Brasil atravessou. Entretanto, nos dias atuais nao mais se necessita da existencia de uma 

policia com carater militar filiada as Forgas Armadas, conforme preceituado no § 6° do art. 

144 da Constituigao Federal 4, vez que o pais esta num periodo democratico. 

E de se perceber, ainda, que a formagao voltada para o combate e eliminagao do 

inimigo e totalmente incompativel com a fungao de policiamento urbano, a qual visa a 

preservagao da vida, mesmo que seja a do delinquente. Sobre este aspecto e a ligao de 

Gouveia (2000): 

Nada contra as Forgas Armadas, mas, e mister ressaltar que, a 
formagao doutrinaria de emprego, preparagao, adestramento e 
aperfeigoamento de seus homens e no sentido de combater, para 
veneer, destruir e matar ao inimigo - tendo sido esta a doutrina 
empregada na PM. Desse modo, urge uma mudanga fundamental na 
doutrina de emprego e preparagao das PM, enquanto reciclagem dos 
curriculos e na preparagao, formagao e aperfeigoamento dos policiais 
militares, pois que esta ha de ser no sentido preservar e manter a 
ordem e seguranga, tranquilidade e incolumidade publicas e dos 
cidadaos, nunca de combater ou elimina-los, sem prejuizo da 
repressao imediata ao incontinente ato delitual dentro da irrestrita 
legalidade, o uso legal da forga necessaria. 
Ou seja, urge redirecionar sua doutrina de emprego buscando, 
efetivamente, sempre a servigo da sociedade, pela sociedade e com 
a sociedade e nao so em defesa do patrimonio e das instituigoes, 
mas principalmente em defesa do bem maior de qualquer cidadao: a 
vida e a liberdade. 
Desmilitarizada sim, mas devendo permanecer devidamente 
fardadas, uniformizadas e regidas pelos perenes preceitos da 
hierarquia e disciplina, renovando-as, modernizando-as adequando-
as aos principios setores do Estado Democratico de Direito, i.e., 
fundadas nos Direitos Humanos, como difusoras e protagonizadoras 
destes, tornando-as forgas defensoras e guardias do povo, pela 

4 Conforme o dispositivo em comento, as policias militares estao ligadas ao Exercito, sendo inclusive 
forgas de reserva deste. 
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sociedade e com a comunidade, na preservagao da ordem, 
seguranga e incolumidade de todos os cidadaos, e nao so do 
patrimonio, das instituigoes e poderes constituidos, como ainda o 
sao. 
Portanto, uma policia deve e pode muito bem ser fardada, 
uniformizada e regida pela hierarquia e disciplina e necessariamente, 
nao ser militar! E ate mesmo imprescindivel que possua uniforme 
face a atividade de policia ostensiva de seguranga e da ordem 
publicas, para ser identificada facilmente e de imediato pelo cidadao, 
a quern deve proteger e garantir seus direitos. 

Ass im, a desmil i tarizagao da Policia Militar, alem de fundamento para o 

processo de unif icagao, e alvo por si so de crit icas, devido a diferenga entre a 

preparagao militar e o desempenho da fungao de policiamento. 

Outro ponto sao os desvios de fungao comet idos por ambas as instituigoes 

policiais. Destaca-se na Policia Militar a existencia de um brago investigativo, nos 

moldes da instituigao civil, cujos agentes atuam descaracter izados e por vezes 

infiltrados, real izando o levantamento de dados, os quais sao repassados, 

processados e poster iormente sao combatidos pela Policia Militar. 

A Policia Civil tambem desenvolve atividades merecedoras de crit icas. A 

despeito de ser uma instituigao que desenvolve a fungao de investigar os delitos 

cometidos, valendo-se de viaturas e agentes a paisana com a f inal idade de facilitar o 

desenvolvimento das investigagoes, esta instituigao utiliza viaturas caracterizadas 

com distintivos e cores que identif icam sua instituigao, bones com brasoes, coletes, 

dentre outros aparatos, comumente encontrados nas instituigoes que realizam o 

policiamento ostensivo. Segundo Silva Filho (2009): 

Outro grave desvio profissional foi uma certa renuncia da Policia Civil 
ao seu papel de investigagao. Assumindo posigao de policia 
alternativa, acabou levando ao extremo a rivalidade com a PM, 
adotando estruturas administrativas e ate operacionais ostensivas 
semelhantes - e desnecessarias. Sua unidade de GARRA compete 
com a ROTA, seu GER (com uniforme com a inscrigao police) com o 
GATE da PM, seus helicopteros (incompreensiveis para atividades 
de investigagao) competem com o comando do radiopatrulhamento 
aereo. [...] Praticamente todas suas viaturas sao preparadas com 
chamativas pinturas e equipamentos tipicos de policia ostensiva, 
inviabilizando o uso de veiculos para atividades de policia de 
investigagao, sua principal missao institucional. 

Nao obstante a existencia desta disfungao na Policia Civil ha, ainda, o 

problema da util izagao das Delegacias de Policia como verdadeiras cadeias ou 
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Presidios Publicos, onde os agentes fazem as vezes de carcereiros, bem como a 

utilizagao de agentes e de recursos na realizagao de fungoes administrat ivas como 

de identificagao civil conforme elucida Giulian (2002). 

Ademais , no entendimento de Silva Filho (2009), podem ser citados outros 

argumentos que just i f icam a adogao de uma corporagao unica, quais se jam: as 

fungoes desenvolv idas pelas Policias Civil e Militar sao semelhantes e nao justi f icam 

a adogao de estruturas distintas; deve haver certo grau de interdependencia entre as 

fungoes ostensivas e investigativas, de modo a conferir exito a atividade policial; a 

existencia de dois comandos em uma mesma area de atuagao dificulta a prestagao 

de um servigo de qual idade; a presenga de duas estruturas incumbidas da 

realizagao da mesma final idade tende a gerar atritos e rivalidades. 

Em sintese, a unificagao das policias estaduais e a forma defendida como 

sendo a mais viavel para resolver os problemas que residem na estrutura da 

seguranga publica no pais. 

4.2 A s p e c t o s contrar ios a unificagao 

Contrar iamente aos defensores da unificagao, existem aqueles que se opoem 

a implementagao de tal projeto, valendo-se dos mais variados argumentos, sendo 

alguns de destaque. Entre os varios adeptos dessa corrente, a maior parte sao 

membros das instituigoes envolvidas (Policia Civil e Policia Militar) que nao querem 

perder determinados poderes com a fusao. 

Silva Filho, citado por Rondon Filho (2003, p. 65-66) elenca diversos 

argumentos, alguns deles corporativistas, que just i f iquem a nao adogao de um 

modelo unitario de policia, a saber: 

1. Policiais que exerceram grande parte da carreira longe do 
fundamental policiamento territorial comandam as Policias Civil e 
Militar. Assim, nao tern intimos acerca do fundamento preventivo da 
fungao policial, o qual demanda a integragao da investigagao com o 
policiamento uniformizado. Ha policiais presentes no Congresso 
Nacional, mas estes costumam ser da mesma estirpe dos demais 
chefes policiais que, sem a vivencia do policiamento de base, tendem 
a manter o status quo; 
2. Nao ha um conhecimento claro de como deveria ser um modelo 
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funcional de Policia, tanto pelo Governo Federal e Governos 
Estaduais, quanto pelos Deputados e Senadores; 
3. Com a intengao de justificar a presenga de uma policia 
militarizada, sao mencionados exemplos de policiamentos 
estrangeiros em que ha a presenca desta Policia. Porem, 24% dos 
paises lidam com a presenga de uma Policia militarizada. As policias 
com caracteristicas militares estao mais presentes na America 
Latina, na Africa Negra, ao sul do Saara, regioes que apresentaram 
longa historia de regimes ditatoriais com o exercito controlando 
policias militarizadas; 
4. Um dos grandes argumentos e que deve haver uma certa 
disciplina militar para que seus membros respeitem as ordens 
superiores. Sem a presenga dessa disciplina, haveria maior 
vulnerabilidade a corrupgao ocasionando tambem pouca dedicagao 
ao atendimento a populagao, alem de favorecer a sindicalizagao com 
movimentos contestatorios e greves das corporagoes policiais. 
Contesta-se tais argumentos citando as Policias de Nova York e 
Londres que sao altamente eficientes e nao sao militarizadas, bem 
como nao era militarizada a Guarda Civil de Sao Paulo, considerada 
uma das melhores organizagoes policiais que houve no Brasil. Com 
relagao as greves, essas foram expressivas no ano de 1997, as 
quais foram realizadas pelas policias militares conhecidas pelo rigor 
na sua disciplina militar, como nos Estados de Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e Pernambuco; 
5. Um outro obice apresentado e daqueles que defendem que o 
gigantismo de uma policia unica traria um poder ameagador sobre a 
sociedade. Ou seja, ha a defesa da permanencia de duas policias 
para que uma possa vigiar a outra. Tal argumento nao passa de 
falacia, pois a policia opera de forma departamentalizada, como se 
fossem organizagoes nas cidades do interior e regioes 
metropolitanas. Quanto a argumentar que deva haver uma vigilancia 
mutua, essa e absurda, pois organizagoes publicas devem ser 
fiscalizadas por seus proprios responsaveis, alem de terem de 
cumprir a lei, bem como pela propria populagao e pelo Ministerio 
Publico; 
6. Por ultimo, ha o argumento do Ministerio da Defesa. Este tern 
interesse na existencia de um corpo policial militarizado, o qual, 
estando sob seu controle, serve como forga auxiliar com atuagao em 
disturbios considerados mais graves, bem como para evitar que suas 
tropas federais [...] venham a agir em agoes urbanas. 

Entretanto, existem correntes que defendem a manutengao da atual estrutura 

dual de pol iciamento estadual baseadas em fundamentos mais relevantes. 

O principal destes argumentos e a existencia de graves divergencias entre os 

integrantes das Policias Civil e Militar. A competigao entre estes orgaos, que por 

vezes ja culminou em embates armados entre seus integrantes, prejudicam a causa 

maior das instituigoes policiais estaduais, que e a de bem servir a sociedade, alem 

de alargar os lagos de uniao entre instituigoes que nasceram co-irmas. 
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Na pratica, tais divergencias dif icultariam, e muito, a implantagao de um 

processo unificatorio, uma vez que forgar profissionais com pensamentos, formagoes 

e ideologias contrarias para atuar conjuntamente nao corresponderia aos anseios da 

populagao por mais seguranga, visto a baixa qual idade dos servigos que seriam 

prestados, alem de haver, dentro da propria estrutura da policia unica, divisoes entre 

os membros advindos das duas instituigoes precedentes. 

Outro entrave ao processo de unificagao e a existencia do Inquerito Policial. 

Este mecanismo, na opiniao de Magalhaes (2009, p. 67) e o obice de um "modelo 

que possibilite que a mesma policia proceda a todos os atos concernentes ao 

atendimento de uma ocorrencia policial". Tal afirmagao deve-se ao fato de que o 

Inquerito Policial deve ser presidido unicamente por autoridade com graduagao em 

Direito, o que impossibil itaria que determinados integrantes da Policia Militar de alta 

patente e que nao possuissem graduagao em Direito presidissem a referida 

investigagao. 

E exatamente neste contexto que surge a corrente contraria a unificagao e 

favoravel a integragao entre as policias estaduais. A respeito do tema, importante 

colacionar o seguinte trecho extraido da obra de D'urso, citado por Rondon Filho 

(2003, p. 54): 

Por fim, embora admitindo que a tese de uma policia unica e 
interessante, nao vejo como conciliar essas duas importantes e 
indispensaveis corporagoes, ate porque, se tentarmos, estaremos 
desfocando o grande esforgo concentrado e integrado que se espera 
dessas policias, que e o combate implacavel a criminalidade, cada 
uma de sua maneira. 
Assim estou convencido de que, ao inves da unificagao, esforgo 
gigantesco, investimento enorme e tempo precioso, e que resultaria 
em frustragao, enquanto o crime campeia e cresce em nosso meio, 
seria melhor aperfeigoar ambas as instituigoes. 

Como se ve esta corrente defende a manutengao do atual sistema, mas a 

implementagao de uma politica de cooperagao entre as ent idades policiais, de modo 

a por em atividade o intuito constitucional de que a atividade de uma complemente a 

fungao exercida pela outra. 

Ass im, apos uma rapida analise da tematica recem abordada, chega-se a 

duas conclusoes claras. A primeira delas diz respeito a atual situagao do sistema 

policial estadual brasileiro que e altamente preocupante, uma vez que esse aparato 
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e insatisfatorio em decorrencia dos diversos fatores ja estudados. A seguinte e que 

existem, como propostas de resolugao dessa crise institucional que se abate sobre a 

seguranga publica, duas correntes: uma que apregoa a unificagao das policias 

estaduais, fundada precipuamente nos modelos policia una encontrados no exterior; 

e os favoraveis ao processo de integragao entre as corporagoes estaduais, 

mantenedor da atual estrutura dualista, que passaria a agir coordenadamente. 

Nesse sentido, verifica-se o choque de argumentos das correntes confl i tantes, 

objetivando, mediante uma discussao imparcial dos dados, encontrar uma 

determinada conclusao que seja a melhor para o combate a violencia. 

4.3 Projetos de unificagao das pol icias es tadua is brasi le iras 

No que tange ao processo de unificagao das pol icias estaduais brasileiras, 

sabe-se que este atingira diretamente o sistema de Seguranga Publica, mais 

precisamente o texto constitucional que deste trata, ou seja, o art. 144 da Carta 

Politica brasileira. Para tal , necessaria sera a aprovagao de uma Emenda a 

Constituigao, unico mecanismo habil capaz de alterar disposit ivo constitucional. 

Este, pela relevancia do documento em comento, possui um procedimento mais 

complexo que o de aprovagao de quaisquer outras legislagoes infraconstitucionais, 

conforme preceituado no art. 60 da propria Constituigao Federal. 

Com este intuito, tramitam no Congresso Nacional, diversas Propostas de 

Emenda a Constituigao - as chamadas PEC's - que pretendem alterar os termos do 

aludido art. 144 no tocante a existencia de duas instituigoes policiais existentes na 

esfera estadual. Dentre elas estao a PEC 21/2005 de autoria do entao Senador da 

Republica Tasso Jereissati, a PEC 430/2009 cujo autor e o Deputado Celso 

Russomano e, por f im, a PEC 432/2009 a qual tern como autores os Deputados 

Marcelo Itagiba, Celso Russomano, Capitao Assumgao e Joao Campos. Estas serao 

analisadas neste estudo. 

Vale salientar, que existe tambem a PEC 181/2003, de autoria do Deputado 

Josias Quintal que nao trata da questao especif ica da unificagao das policias 

estaduais, mas propoe que as instituigoes ja existentes possam realizar o ciclo 

completo de policia. 
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A PEC 21/2005 resulta da uniao entre Deputados e Senadores que 

compunham a Comissao Mista Especial, encarregada de analisar todas as 

proposigoes concernentes a Seguranga Publica - na epoca foram encontradas em 

tramitagao em ambas as Casas do Congresso Nacional mais de duzentas PEC's 

referentes a Seguranga Publica - e elaborar uma unica proposta, baseada nas 

outras, a qual tramitaria de forma mais celere no Congresso Nacional. Essa 

preocupagao com o tema deveu-se as fortes pressoes exercidas pelos diversos 

setores da sociedade, exigindo providencias contra a violencia. 

Essa proposta aborda diversos outros temas alem da unificagao das policias 

estaduais, tema este que, conforme as alteragoes apresentadas, seria 

desconsti tucional izado, cabendo ao Estado-membro decidir sobre o sistema policial 

a ser adotado, depois de realizada a devida analise da realidade local, observando 

somente a obrigator iedade em adotar o ciclo de policia e a formagao unica dos 

policiais. 

Ademais , o citado documento tambem apresenta propostas para unificar sob 

um so comando as Policias Federal, Rodoviaria Federal e Ferroviaria Federal e para 

a criagao de um Fundo de Seguranga Publica, seguindo o modelo dos fundos 

destinados a educagao e a saude, com a Constituigao est ipulando porcentagens a 

serem apl icadas na area. 

Ha, portanto, uma preocupagao em alterar nao somente a estrutura das 

policias estaduais em si, mas a alteragao de parte consideravel do Sistema de 

Seguranga Publica, de modo a melhorar sua aplicagao pratica. 

As PEC's 430/2009 e 432/2009 atualmente tramitam apensadas, devido as 

semelhangas existentes. No geral, elas propoem a alteragao do texto da 

Constituigao Federal de 1988 no tocante a unificagao policial nos estados e 

disposit ivos congeneres. 

As duas mantem a estruturagao das policias estaduais como incumbencia da 

Uniao, atraves da edigao de Lei Federal. A organizagao e a manutengao destas 

corporagoes cont inuariam a cargo do governo estadual. 

A lem disso, ambas tratam da questao da desmil i tarizagao da Policia Militar 

como forma de iniciar o processo unificatorio. 

Como diferenga entre elas, existe na PEC 432 a proposta para adicionar a 

Constituigao o art. 144-A que versa sobre a criagao de um Conselho de Seguranga 
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Publica que ficaria encarregado do controle das atividades funcional, administrativa 

e financeira dos orgaos previstos no art. 144 5 . 

Desta forma, percebe-se que paira entre os Congressistas certa preocupagao 

referente a questao da seguranga dos cidadaos e de todas as instituigoes 

brasileiras, o que culmina na elaboragao de valiosos projetos legislatives e 

proposigoes de emenda ao texto constitucional. No entanto, a experiencia cotidiana 

mostra que medidas isoladas nao alcangam o efetivo objetivo, sendo necessaria 

uma agao conjunta nas diversas areas sociais como forma eficiente de se combater 

os males - dentre os quais a violencia e a criminal idade - que interferem no 

cotidiano dos membros da sociedade brasileira. 

4.4 Unificagao ou integragao? 

Em cada Estado-membro existe uma Policia Civil e uma Policia Militar, ambas 

vinculadas ao Poder Executivo pelo ordenamento jur idico e polit ico. Incumbe 

tambem as duas o mesmo objetivo, a promogao da seguranga publica, cada uma 

desempenhando uma parcela especif ica desta, conforme se depreende do texto 

constitucional, ambas voltadas para o bem maior da coletividade que e a vida dos 

cidadaos, os seus direitos e patr imonios, bem como "a defesa do Estado e das 

instituigoes democrat icas", disposigao do art. 144. 

O senso comum esta a indicar, nao de agora, que algo errado vem 

acontecendo com a seguranga publica. Os elevados indices de criminalidade 

atrelados a incapacidade das duas policias estaduais em combate- la e as 

divergencias internas entre elas, geram na sociedade em geral um inconformismo 

com o sistema dual e, consequentemente, favorece a proposta de unificagao. 

Partindo-se de uma analise imediata, e forgoso concluir que caso se torne 

realidade, a unificagao das policias estaduais trara enormes beneficios, 

principalmente na prestagao dos servigos, vez que, segundo seus defensores, a 

5 Sao eles: I - policia federal; II - policia rodoviaria federal; III - policia ferroviaria federal; IV - policias 
civis; V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 
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realizagao do ciclo completo de policia por uma unica instituigao melhoraria 

consideravelmente a realidade da seguranga publica no Brasil. 

Contudo, a simples somatoria dos efetivos e das estruturas de ambos nao e 

suficiente para conferir certeza de sucesso a este processo. Nesse diapasao, para 

se analisar o contexto pos unificagao, faz-se necessario vislumbrar as 

consequencias que esta acarretaria, se atenderia realmente aos anseios da 

sociedade relat ivamente a seguranga publica. 

A fusao das instituigoes representa nao somente a uniao de efetivos e 

estruturas, mas tambem de competencias e fungoes. Ass im, um leque enorme de 

atribuigoes passaria a ser desenvolvido por um unico corpo, o que conferiria a esta 

nova estrutura poderes muito amplos, a ponto de alguns estudiosos do tema a 

chamarem a nova policia de "Quarto Poder", em alusao as tres fungoes que 

compoem o Estado (Poderes Executivo, Legislative e Judiciario). 

A lem do mais, querem que a nova organizagao seja dotada de caracterist icas 

eminentemente civis. Percebe-se que a discussao sobre a desmil i tarizagao e um 

pouco mais complexa. Nesta senda, elucida Magalhaes (2009, p. 127): 

[...] todas as policias do mundo ou sao militares ou militarizadas. O 
que quer dizer isto: que na Franga, o pais da liberdade, uma policia e 
totalmente militar, a 'gendarme' e a outra e altamente militarizada, 
'policia nacional'; em Portugal, uma policia e totalmente militar, 
'GNR', e a outra e militarizada, 'PSP'; na Espanha, a guarda civil 
espanhola e mais militar que o Exercito Espanhol. 

O que de fato ocorreu nestes paises foi a retirada da policia de seguranga 

publica da subordinagao do Exercito. Ass im ainda restaram nestas instituigoes o 

respeito a autoridade e a hierarquia, indispensaveis a uma instituigao policial. 

Ocorre que no Brasil, as policias militares foram desvir tuadas de suas fungoes 

durante o periodo ditatorial para realizar a defesa do Estado, e nao da sociedade, 

fato que maculou a imagem da policia, tanto internamente, quanto perante a 

comunidade. Nesse sentido, ainda comenta Magalhaes (2009, p. 132): 

Uma unica instituigao policial dotada de imensos poderes e 
responsavel por todas as missoes referentes a seguranga publica, 
representa um perigo muito grande para a Nacao, vez que as 
instituigoes, que hoje buscam assegurar seus direitos como se a 
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instituigao fosse um fim em si mesmo e nao um meio que o Estado 
dispoe para atingir o desiderato do bem-estar social. 

Desta forma, uma unica organizagao policial representa um risco imenso que 

o pais nao pode correr. A existencia de uma Policia Civil e uma Policia Militar em 

cada Estado-membro representa maior seguranga para o cidadao visto que uma 

estara sempre vigiando e f iscalizando a atuagao da outra, pondo em pratica a 

intengao da Constituigao ao manter as duas corporagoes. 

Diante do exposto, percebe-se o real signif icado da integragao entre as 

policias estaduais, que e a manutengao da ordem e melhor prestagao dos servigos a 

comunidade atraves do melhor desempenho de suas fungoes. 

Com o sucesso da integragao das policias em cada ente federado, poder-se-a 

estabelecer uma integragao nacional entre as policias estaduais, atraves da criagao 

de um banco de dados atualizado por todas estas ent idades, fator que determinara 

resultados positivos a todos, indistintamente. 

Ademais , o combate a violencia devera ser feito nao somente pelas forgas de 

seguranga publica, mas de uma forma interligada entre as diversas areas de 

atuagao do Estado, tais como geragao de emprego e renda, educagao, infra-

estrutura, dentre outras polit icas publicas voltadas para o social. Dessa forma, 

poder-se-ia atacar os germes causadores da violencia. Nesse contexto de atuagao 

por parte do Estado mediante outras politicas publicas, a performance das entidades 

policiais surtiria mais efeito e alcangaria melhores indices de aprovagao pela 

sociedade. Ass im, somente atraves do desenvolv imento de polit icas de seguranga 

publica realmente eficazes, que enfrentem as causas da violencia e as suas 

consequencias, e que a sociedade brasileira podera se ver livre do medo dessa 

mazela que atualmente a assombra. 
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5 C O N C L U S A O 

Este trabalho teve como tema central a unificagao das Policias Civil e Militar 

dentro do ordenamento jur idico patrio e os possiveis impactos deste processo na 

sociedade. 

Contudo, antes de se ater as consideragoes e discussoes especif icas sobre a 

unificagao fez-se necessario empreender uma analise sobre as instituigoes policias 

de forma geral, bem como uma breve abordagem da relagao destas com a 

sociedade nos diversos momentos da historia, com o intuito de conferir um melhor 

embasamento acerca destas corporagoes. 

Para tanto, foi realizada a abordagem sobre o processo unificatorio e a sua 

viabil idade na realidade brasileira. Sopesando os argumentos a favor e os contras, 

percebe-se a existencia de duas correntes bem definidas e distintas entre si : os 

favoraveis ao processo de unificagao e aqueles que sao contra este processo, 

apoiando a maior integragao entre as policias. Fez-se, ainda, alusao a algumas das 

Propostas de Emenda a Constituigao que tramitam no Congresso Nacional e que 

versam sobre a materia. 

Neste sentido, constatou-se que, a priori, a unificagao das policias estaduais, 

abalizada nos modelos de policiamento internacional, e uma proposta interessante 

do ponto de vista jur idico, mas inviavel, baseando-se na analise da sociedade atual. 

Com efeito, apos toda a pesquisa desenvolvida, e forgoso concluir que as 

propostas existentes para a unificagao dos aparatos policiais nos Estados-membros 

sao bem elaboradas e certamente contribuiriam para a melhora da seguranga no 

Brasil. Contudo, neste momento, essa nao e a melhor opgao, vez que diante das 

divergencias existentes entre as corporagoes civil e militar, uni-las de modo a 

estabelecer uma unica corporagao formada por membros de ambas nao alcangaria o 

objetivo almejado que e a melhoria da prestagao do servigo de seguranga publica a 

sociedade, com a consequente diminuigao dos indices de criminal idade. 

Ass im, em um primeiro momento, seria interessante por em pratica o projeto 

de integragao das policias, vez que a intengao da Carta Magna foi a de se ter dois 

orgaos cujas at ividades se complementassem e que um pudesse fiscalizar a 

atuagao do outro. Evidente que, como parte de um processo que no futuro podera vir 

a consolidar a unificagao das policias, a integragao das policias estaduais serviria, 
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tambem, para diminuir os atritos entre as instituigoes e melhorar os servigos 

prestados. 

Nao obstante, relativamente a seguranga publica, a adogao de uma policia 

unificada como unica medida de combate ao avango da criminal idade, nao lograria 

exito, vez que esta somente combateria as consequencias do problema, ou seja, 

somente enfrentaria cr iminosos ja formados, sem cuidar das causas que originam a 

criminalidade. 

Ass im, para enfrentar este mal e necessaria a agao em diversos setores da 

sociedade, a f im de evitar que novos individuos ingressem no mundo do crime. 

Deste modo sim o Brasil dara um grande passo no combate a violencia que hoje 

atemoriza a todos. 
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A N E X O A 

C A M A R A D O S D E P U T A D O S 

P R O P O S T A D E E M E N D A A CONSTITUIQAO N° 430, D E 2009 

(Do Sr . C e l s o R u s s o m a n n o e outros) 

Altera a Constituigao Federal para dispor sobre a Policia e Corpos de Bombeiros dos 
Estados e do Distrito Federal e Territorios, confere atribuigoes as Guardas 
Municipais e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3°, do 
art. 60, da Constituigao Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 1° Os artigos 2 1 ; 22; 24; 32; 61 e 144, da Constituigao Federal passam a vigorar 
com a seguinte redagao: 

"Art. 21 

XIV - organizar e manter a Policia e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
e Territorios, bem como prestar assistencia f inanceira ao Distrito Federal para 
a execugao de servigos publicos, por meio de fundo proprio; 

Art. 22 

XXI - normas gerais sobre armamento e mobil izagao das policias e corpos de 
bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territorios; 

XXX - organizagao, funcionamentos, garantias, direitos e deveres da Policia 
e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territorios 

Art. 24 

XVI - organizagao, funcionamento, garantias, direitos e deveres das policias 
e corpos de bombeiros dos Estados. 

Art. 32 
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§ 1°. Ao Distrito Federal sao atr ibuidas as competencias legislativas 
reservadas aos Estados e Municipios, bem como sobre a organizagao das 
unidades administrativas da Policia e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e Territorios. 

§ 4° Lei federal dispora sobre a utilizagao, pelo Governo do Distrito Federal, 
da policia e do corpo de bombeiros. 

Art. 6 1 . 

§ 1 ° 

I I -

g) policiais e bombeiros do Distrito Federal e Territorios, seu regime juridico, 
provimento de cargos, promogao, estabil idade, remuneragao e aposentadoria. 

Art. 144 

IV - Policia e Corpo de Bombeiros dos Estados; 

V - Policia e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territorios, mantidos 
pela Uniao. 

§ 4°. A Policia dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, instituida por lei 
como orgao unico em cada ente federativo, permanente, essencial a Justiga, 
de atividade integrada de prevengao e repressao a infragao penal, de 
natureza civil, organizada com base na hierarquia e disciplina e estruturada 
em carreiras, dest ina-se, privativamente, ressalvada a competencia da Uniao, 
a: 

I - preservagao da ordem publica; 

II - exercer a atividade de policia ostensiva e preventiva; 

III - exercer a atividade de investigagao criminal e de policia judiciaria, 
ressalvada a competencia da Uniao e as excegoes previstas em lei. 

§ 5°. O Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, 
instituigao regular e permanente, de natureza civil, estruturada em carreiras, 
organizado com base na hierarquia e na disciplina, dirigido por integrante do 
ultimo posto, escolhido pelo respectivo Governador, para um mandato de dois 
anos, permitida recondugao, destina-se a: 

I - execugao de atividades de defesa civil. 

II - prevengao e a extingao de incendios; 

III - agoes de busca e salvamento, decorrentes de sinistros; 

IV - servigos de atendimento ao trauma e emergencias pre-hospitalares; 
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§ 8°. Os Municipios, conforme dispuser a lei, poderao constituir guardas 
municipais dest inadas a protegao de seus bens, servigos, instalagoes e a 
atividade complementar de vigilancia ostensiva da comunidade, sendo esta 
ult ima, mediante convenio, sob a coordenagao do Delegado de Policia. 

Art. 2°. As Policias Civil e Militar dos Estados e as do Distrito Federal passam a ser 
denominadas Policia do Estado e Policia do Distrito Federal e Territorios. 

§ 1°. A Diregao Geral da Policia dos Estados e a do Distrito Federal e Territorios 
sera exercida, pelo periodo de dois anos, al ternadamente, por Delegado de Policia e 
Oficial da Policia Militar remanescentes das extintas instituigoes, de cargo de nivel 
hierarquico mais elevado, ate que um Delegado de Policia formado pelo novo 
sistema previsto nesta emenda, reuna condigoes para assumir e exercer a diregao 
da entidade no bienio estabelecido, obedecida, al ternadamente, a sistematica 
disposta neste artigo. 

§ 2°. Ocupado o cargo de Delegado Geral de Policia por integrante oriundo da 
extinta Policia Civil, o cargo de Delegado Geral Adjunto de Policia sera ocupado por 
Oficial oriundo da extinta Policia Militar, revezamento que sera observado na 
alternancia prevista. 

Art. 3°. Garantida a irredutibil idade de vencimentos ou subsidios, lei dispora sobre as 
transformagoes dos cargos das policias civis, militares e dos corpos de bombeiros 
militares dos Estados e do Distrito Federal, mant ida, na nova situagao, a 
correspondencia entre ativos, inativos e pensionistas. 

Paragrafo unico. Na composigao da Policia dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios e assegurado o direito de opgao de permanecer no quadro em extingao, 
garantida a irredutibil idade de vencimentos ou subsidios. 

Art. 4°. Lei dispora sobre os requisitos para o exercicio integrado das atividades de 
policia pelos delegados de policia oriundos da carreira de Delegado de Policia Civil 
e do Oficialato das policias militares dos Estados e Distrito Federal, exigido o curso 
superior de bacharel em direito para o desempenho da atividade de investigagao 
criminal e de policia judiciaria, e curso de capacitagao especif ico para o 
desempenho da atividade de policia ostensiva e preservagao da ordem publica. 

§ 1°. Na constituigao da nova policia, ate a realizagao de curso de capacitagao e 
adaptagao, os Delegados de Policia oriundos do Oficialato das policias militares dos 
Estados e do Distrito Federal exercerao a atividade de policia ostensiva e 
preservagao da ordem publica, e os Delegados de Policia or iundos da carreira de 
Delegado de Policia Civil dos Estados e do Distrito Federal exercerao a atividade de 
investigagao criminal e de policia judiciaria. 

§ 2°. O exercicio da atividade integrada de policia pelos delegados de policia 
oriundos da carreira de Delegado de Policia civil e do Oficialato das policias militares 
dos Estados e Distrito Federal, depende da realizagao de curso de capacitagao e 
adaptagao, com duragao minima de seis meses, ministrado pela academia de 
policia. 

Art. 5°. A estrutura funcional basica das Policias dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios sera constituida pelas carreiras de Delegado de Policia, Perito de Policia, 
Investigador de Policia, Escrivao de Policia e de Policial, cujos ingressos dependem 
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de concurso publico de provas e tltulos, com a participagao da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

§ 1°. As at ividades de investigagao criminal e de policia judiciaria serao formalizadas 
por meio de inquerito policial, presidido pelo Delegado de Policia, auxil iado pelo 
Escrivao de Policia e pelo Investigador de Policia. 

§ 2°. As at ividades de preservagao da ordem publica, de policia ostensiva e 
preventiva sao exercidas por Policial, subordinado ao Delegado de Policia. 

§ 3°. A atividade de pericias integra a Policia dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios, com autonomia tecnico-funcional, subordinada ao Delegado de Policia. 

§ 4°. A Policia dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, com efetivo e 
armamento acompanhados pelo Ministerio da Justiga, subordina-se diretamente aos 
respectivos Governadores. 

§ 5°. Observado o disposto no art. 2°, o Delegado Geral da Policia dos Estados e do 
Distrito Federal e Territorios sera escolhido pelo respectivo Governador, na forma da 
lei, dentre os integrantes da ultima classe da carreira de Delegado de Policia, com 
mais de trinta e cinco anos de idade, apos a aprovagao do seu nome pela maioria 
absoluta dos membros da respectiva Assembleia ou Camara Legislativa, para 
mandato de dois anos, admitida recondugao. 

Art. 6°. Lei dispora sobre a estrutura funcional das Policias dos Estados e do Distrito 
Federal e Territorios, observada a sua constituigao basica prevista nesta emenda. 

§ 1°. A Carreira de Delegado de Policia, cujo ingresso dar-se-a mediante concurso 
publico, exigido diploma de curso superior de bacharel em direito, e composta dos 
seguintes cargos: 

I - Delegado de Policia de Entrancia Especial; 

II - Delegado de Policia de Segunda Entrancia; 

III - Delegado de Policia de Primeira Entrancia; 

I V - Delegado de Policia Subst i tu te 

§ 2°. A Carreira de Perito de Policia, cujo ingresso dar-se-a mediante concurso 
publico, exigido diploma de curso superior, na forma da Lei, e composta dos 
seguintes cargos: 

I - Perito de Policia de Classe Especial; 

II - Perito de Policia de Primeira Classe; 

III - Perito de Policia de Segunda Classe; 

I V - Perito de Policia de Terceira Classe. 

§ 3°. A Carreira de Investigador de Policia, cujo ingresso dar-se-a mediante 
concurso publico, na forma da Lei, e composta dos seguintes cargos: 

I - Investigador de Policia de Classe Especial; 

II - Investigador de Policia de Primeira Classe; 

III - Investigador de Policia de Segunda Classe; 

IV - Investigador de Policia de Terceira Classe. 
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§ 4°. A Carreira de Escrivao de Policia, cujo ingresso dar-se-a mediante concurso 
publico, na forma da Lei, e composta dos seguintes cargos: 

I - Escrivao de Policia de Classe Especial; 

II - Escrivao de Policia de Primeira Classe; 

III - Escrivao de Policia de Segunda Classe; 

IV - Escrivao de Policia de Terceira Classe. 

§ 5°. A Carreira de Policial, ramo uniformizado, cujo ingresso dar-se-a mediante 
concurso publico, e composta dos seguintes cargos: 

I - Policial de Classe Especial; 

II - Policial de Primeira Classe; 

III - Policial de Segunda Classe; 

IV - Policial de Terceira Classe. 

§ 6°. Nos concursos publicos para o provimento dos cargos da Policia dos Estados e 
do Distrito Federal e Territorios, preenchidos os requisitos exigidos por lei, reservar-
se-ao 5 0 % (cinquenta por cento) das vagas para os integrantes das demais 
carreiras da respectiva instituigao. 

Art. 7°. Lei dispora sobre a organizagao da policia dos Estados e do Distrito Federal 
e Territorios, observada a seguinte estrutura administrativa basica: 

I - Diregao Geral, cujo cargo de Delegado Geral sera exercido por Delegado de 
Policia, com mais de trinta e cinco anos de idade, de entrancia especial ; 

II - Corregedoria, cujo cargo de Corregedor sera exercido por Delegado de Policia, 
com mais de trinta e cinco anos de idade, de entrancia especial; 

III - Academia de Policia, cuja diregao sera exercida por Delegado de Policia de 
entrancia especial. 

IV - Departamento de Policia Circunscricional, cuja diregao sera exercida por 
Delegado de Policia de entrancia especial; 

V - Departamento de Policia Especial izada, cuja diregao sera exercida por 
Delegado de Policia de entrancia especial; 

VI - Divisao de Pericia, cuja diregao sera exercida por Perito de Policia de classe 
especial. 

Paragrafo unico. Para o provimento dos cargos de que tratam os incisos I a V deste 
artigo, observar-se-a o disposto no art. 2°, no que couber. 

Art. 8°. Os Corpos de Bombeiros Militar do Estado e do Distrito Federal passam a 
ser denominados, respectivamente, Corpo de Bombeiros do Estado e Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal e Territorios. 

§ 1°. Lei de competencia da Uniao dispora sobre a estrutura funcional basica dos 
Corpos de Bombeiros do Estado e do Distrito Federal e Territorios. 

§ 2°. Na composigao dos Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios e assegurado o direito de opgao de permanecer no quadro em extingao, 
garantida a irredutibil idade de vencimentos ou subsidios. 
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Art. 9°. O controle da atividade funcional, administrativa e f inanceira dos orgaos 
relacionados no artigo 144 da Constituigao Federal e exercido pelo Conselho 
Nacional de Seguranga Publica, composto de vinte membros nomeados pelo 
Presidente da Republ ica, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para mandato de dois anos, admitida uma recondugao, sendo: 

I - um Ministro do Superior Tribunal de Justiga, que o preside ou por um ministro 
indicado por ele; 

II - um Delegado de Policia Federal, integrante da ultima classe da respectiva 
carreira, indicado por seu dirigente; 

III - um Policial Rodoviario Federal, integrante da ultima classe da respectiva 
carreira, indicado por seu dirigente; 

IV - um delegado da Policia do Distrito Federal e Territorios, integrante da ultima 
entrancia da respectiva carreira, indicado por seu dir igente; 

V - seis delegados da Policia dos Estados, integrantes da ultima classe das 
respectivas carreiras, indicados pelos respectivos Chefes de Policia; 

VI - dois membros dos Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios; 

VII - um magistrado indicado pelo Superior Tribunal de Justiga; 

VIII - um membro do Ministerio Publico indicados pelo Procurador-Geral da 
Republica; 

IX - um Juiz Federal membro do Tribunal Regional Federal; 

X - Um Desembargador Estadual; 

XI - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

XII - dois c idadaos de notavel saber juridico e reputagao ilibada, indicado um pela 
Camara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

§ 1°. Observado o disposto no caput, compete ao Conselho Nacional de Seguranga 
Publica: 

I - zelar pela autonomia funcional dos membros das referidas instituigoes, podendo 
expedir atos regulamentares, observados a legislagao vigente, no ambito de sua 
competencia, ou recomendar providencias; 

II - zelar pela observancia do art. 37 da Constituigao Federal, e apreciar, de oficio ou 
mediante provocagao, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos 
integrantes dos membros das referidas instituigoes, podendo desconsti tui- los, reve-
los ou fixar prazo para que se adotem as providencias necessarias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuizo da competencia dos Tribunals de Contas; 

III - receber e conhecer das reclamagoes contra integrantes dos membros das 
referidas instituigoes, inclusive contra seus servigos auxil iares, sem prejuizo da 
competencia disciplinar das suas Corregedorias, podendo avocar processos 
disciplinares em curso e aplicar as penalidades administrativas previstas no estatuto 
repressivo da Instituigao. 

IV - rever, de oficio ou mediante provocagao, os processos discipl inares dos 
membros das referidas instituigoes, ju lgados ha menos de um ano; 
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V - elaborar relatorio anual, propondo as providencias que julgar necessarias sobre a 
situacao das referidas instituigoes e das atividades do Conselho, o qual deve 
integrar a mensagem prevista no art. 84, XI ; 

VI - exercer o controle externo da atividade policial e dos corpos de bombeiros; 

VII - julgar, em ultima instancia, os recursos contra decisoes administrativas 
adotadas no ambito das referidas instituigoes. 

§ 2°. 0 Conselho, em votagao secreta, escolhera para mandato de dois anos um 
Corregedor Nacional, bacharel em direito, com mais de trinta e cinco anos de idade 
e posicionado na ultima classe ou entrancia da respectiva carreira, dentre os 
integrantes indicados pelos dirigentes das referidas instituigoes que o compoem, 
vedada a recondugao, competindo-lhe, alem das atribuigoes que Ihe forem 
conferidas pela lei, as seguintes: 

I - receber reclamagoes e denuncias, de qualquer interessado, relativas aos 
integrantes das referidas instituigoes e dos seus servigos auxil iares; 

II - exercer fungoes executivas do Conselho, de inspegao e correigao geral; 

III - requisitar e designar integrantes das policias e corpos de bombeiros do pais, 
delegando-lhes atribuigoes. 

§ 3°. O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiara 
junto ao Conselho. 

§ 4°. Leis da Uniao e dos Estados criarao ouvidorias das policias e dos corpos de 
bombeiros, competentes para receber reclamagoes e denuncias de qualquer 
interessado contra seus integrantes, inclusive contra seus servigos auxil iares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de Seguranga Publica. 

Art. 10. O regime previdenciario dos integrantes das dos orgaos relacionados no 
artigo 144 da Constituigao Federal obedece ao disposto no § 4°, do art. 40, 
garantida a integralidade e a paridade entre ativos e inativos, bem como as 
alteragoes e os beneficios ou vantagens posteriormente concedidos, a qualquer 
titulo, aos ativos, se estenderao aos inativos e aos seus pensionistas. 

Art. 11 . Lei Complementar instituira o fundo nacional, estadual e municipal de 
seguranga publica, devendo a Uniao, os Estados e os Municipios destinarem 
percentual da sua arrecadagao, alem de outras receitas que a lei dispuser. 

Art. 12. A Uniao e os Estados implementarao as medidas constantes desta Emenda 
no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua promulgagao. 

Art. 13. Ficam revogados o art. 42; os §§ 3°, 4° e 5°, do art. 125; § 6°, do art. 144; e 
o inciso VI I , do art. 129; todos da Constituigao Federal. 

Art. 14. Esta Emenda entra em vigor cento e oitenta dias subsequentes ao da sua 
publicagao. 

J U S T I F I C A Q A O 
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A populagao do nosso Pais vem sofrendo com a crescente criminalidade e 
com a organizagao dos criminosos. A intensificagao dos delitos e a organizagao dos 
criminosos, diante do falido sistema de seguranga publica vigente, encontram a 
necessaria guarida para continuar assolando as pessoas de bem que vivem nesta 
Nagao. 

Nos deparamos, em praticamente todos os Estados, com policias mal 
remuneradas, desequipadas e desvalorizadas, que agonizam com a absoluta falta 
de condigoes para o efetivo combate a criminalidade. Somado a esses fatores, ainda 
verif icamos a sobreposigao de atuagao, duplicidade de estrutura fisica e uma 
verdadeira desorganizagao no que concerne ao emprego da forga de cada uma das 
instituigoes, em face de comandos distintos que, muitas das vezes, ao inves do 
trabalho integrado, acabam por disputarem espago. 

Sendo assim, com a presente proposta, pretendemos o nascimento de uma 
nova policia organizada em uma unica forga, com todos os seguimentos e estrutura 
necessarios ao acertado enfrentamento do crime. Nao se trata de unificagao das 
policias, mas do nascimento de uma nova policia. 

Para tanto, pr imeiramente, desconsti tuiremos as policias civis e militares dos 
Estados e do Distrito Federal, para constituir uma nova policia, desmil i tarizada e 
condizente ao trato para como cidadao brasileiro, cujo comando sera unico em cada 
ente federativo, subordinado diretamente ao seu governador, que nomeara o seu 
dirigente, dentre seus proprios membros, para mandato de dois anos, apos a 
aprovagao pela respectiva Camara ou Assembleia Legislativa. 

Visando a correta composigao da nova policia, estabelecemos a possibil idade 
de transposigao dos cargos hoje existentes para os novos cargos, cuja estrutura 
basica tambem discipl inamos, de forma a atender as principals nuances do exercicio 
da seguranga publica. Discipl inamos que o novo Delegado de Policia figurara como 
dirigente, auxil iado pelos Investigadores, Escrivaes, Policiais e Peritos, estes ultimos 
com autonomia tecnico-funcional. 

Na busca por uma policia higida e motivada, tambem estabelecemos a 
reserva para os demais integrantes, de cinquenta por cento das vagas para 
provimento dos cargos superiores, permitindo-lhes a progressao dentro da 
instituigao, porem submet idos ao mesmo certame externo e mantida a oxigenagao 
da instituigao pelos demais cinquenta por cento das vagas voltadas ao provimento 
externo. 

Neste diapasao, v is lumbramos o nascimento de uma policia forte e atuante e, 
para tanto, se faz necessario acurado controle, fator que entendemos suprido pela 
criagao de um conselho poderozo e multifacetario, com corregedoria nacional e 
ouvidorias espalhadas por todos os entes federativos. 

Pretendemos criar, ainda, estrutura administrativa basica, com o intuito de 
uniformizagao, fator que facilita a gestao e implementagao de polit icas nacionais de 
seguranga publica. 

De outra sorte, tambem no ambito de seguranga publica, pretendemos 
desmilitarizar os corpos de bombeiros, alguns ainda integrantes das policias 
militares dos Estados, como fator impulsionador desse importante segmento, haja 
vista a desnecessidade do trato militar em uma atividade eminentemente civil. 
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Por outro lado, sabedores do fato de que o crime de menor monta e o de 
oportunidade tambem sao fatores que muito incomodam a populagao, pretendemos 
entregar as guardas municipais a competencia para atuarem na prevengao ao delito, 
com a coordenagao do novo delegado de policia, de maneira a elevar a seguranga 
preventiva da populagao, na busca pela desmotivagao do possivel infrator. 

Cabe ressaltar que nenhum dos integrantes das atuais policias civis ou 
militares ou corpos de bombeiros militares, sofrerao qualquer t ipo de prejuizo 
remuneratorio ou funcional. Muito pelo contrario, garantida a irredutibil idade de 
vencimentos ou subsidios, com o enxugamento das estruturas vigentes, possibilitara 
ao Estado a necessaria revisao remuneratoria a maior. 

Al iado a esse fato, a revisao remuneratoria estara garantida pela tambem 
previsao da criagao de fundo nacional, estadual e municipal de seguranga publica, 
onde a Uniao, os Estados e os Municipios destinarao percentual da sua arrecadagao 
para esse f im. 

Desta sorte, acreditamos que, com esta proposta de emenda constitucional, 
enfrentaremos as principals mazelas que assolam as nossas atuais instituigoes 
policiais. 

A primeira e mais grave e dissonancia das policias na execugao de agoes 
que, por falta de comunicagao, planejamento e comando unico, acabam por se 
sobreporem, se anularem, despenderem esforgos dupl icados ou, o que e pior, 
rivalizarem-se; 

A segunda e a duplicidade das estruturas f isicas e de equipamentos, fatores 
que demandam custeio e investimento dobrados, se refletindo em verdadeiro 
desperdicio de dinheiro publico, em especial em uma area tao carente de recursos 
que e a seguranga publica. 

A terceira, por f im, se reflete nos constantes conflitos entre as policias, seja 
de ordem laboral, onde uma invade a area de atuagao da outra e nenhuma das duas 
acaba por atuar de forma eficiente; ou relativa ao constantes conflitos externos, ate 
mesmo no interior desta Casa, onde interesses corporativistas impedem o avango 
da legislagao necessaria a melhoria dos instrumentos de atuagao do Estado contra o 
crime. 

Portanto, a modif icagao proposta nos parece se revelar em um modelo 
voltado para eficiencia dos organismos responsaveis pele seguranga publica, 
necessario a resposta ao clamor da sociedade brasileira por um Pais com menos 
crimes e livre de impunidade. 

A vista do exposto, pego o apoio dos meus ilustres Pares a presente Proposta 
de Emenda a Constituigao. 

Sala das Sessoes, em 05 de novembro de 2009. 

DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
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C A M A R A D O S D E P U T A D O S 

P R O P O S T A D E E M E N D A A C O N S T I T U I C A O N° 432, D E 2009 

(Dos S r s . Marcelo Itagiba, C e l s o R u s s o m a n n o , Capitao A s s u m c a o , J o a o 

C a m p o s e outros) 

Unifica as Policias Civis e Militares dos Estados e do Distrito Federal; dispoe sobre a 
desmilitarizagao dos Corpos de Bombeiros; confere novas atribuigoes as Guardas 
Municipais; e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3°, do 
art. 60, da Constituigao Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 1° Os artigos 2 1 ; 22; 24; 32; 61 e 144, da Constituigao Federal passam a vigorar 
com a seguinte redagao: 

"Art. 21 

XIV - organizar e manter a Policia e o Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e Territorios, bem como prestar assistencia f inanceira ao Distrito 
Federal para a execugao de servigos publicos, por meio de fundo proprio; 
(NR)" 

"Art. 22 

XXI - normas gerais sobre armamento e mobil izagao das policias e corpos de 
bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territorios; 

XXX - organizagao, funcionamento, garantias, direitos e deveres da Policia e 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territorios. (NR)" 

"Art. 24 

XVI - organizagao, funcionamento, garantias, direitos e deveres das policias 
e corpos de bombeiros dos Estados. 

(NR)" 

"Art. 32 
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§ 1°. Ao Distrito Federal sao atribuidas as competencias legislativas 
reservadas aos Estados e Municipios, cabendo-lhe, ressalvadas as 
competencias previstas nos incisos XIV do art. 21 e XXX do art. 22 desta 
Constituigao, dispor, mediante decreto, sobre organizagao e 
funcionamento da Policia e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 
quando nao implicar aumento de despesa. 

§ 4° Lei federal dispora sobre a utilizagao, pelo Governo do Distrito Federal, 
da policia e do corpo de bombeiros. (NR)" 

"Art. 61 

§ 1° 

I I -

g) policiais e bombeiros do Distrito Federal e Territorios, seu regime juridico, 
provimento de cargos, promogao, estabil idade, remuneragao e aposentadoria. 
(NR)" 

"Art. 144 

IV - policia e corpo de bombeiros dos Estados; 

V - policia e corpo de bombeiros do Distrito Federal e Territorios, mantidos 
pela Uniao. 

§ 4°. A policia dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, de natureza 
civil, instituida por lei como orgao permanente e unico em cada ente 
federativo, essencial a Justiga, subordinada ao respectivo Governador, de 
atividade integrada de prevengao e repressao a infragao penal, dirigida por 
autoridade policial, organizada com base na hierarquia e disciplina e 
estruturada em carreiras, ressalvada a competencia da Uniao, destina-se: 

I - a preservagao da ordem publica; 

II - a policia ostensiva e preventiva; e 

III - ao exercicio privativo da investigagao criminal e da atividade de policia 
judiciaria, sob a presidencia de autoridade policial. 

§ 5°. O ingresso na carreira jur idica de autoridade policial das Policias 
Federal, dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, far-se-a mediante 
concurso publico de provas e titulos, assegurada a participagao da Ordem 
dos Advogados do Brasil em sua realizagao, exigindo-se do candidato, 
bacharelado em direito e aprovagao previa em curso de formagao profissional 
nas areas preventivas e repressivas da infragao penal, ministrado em 
Academia de Policia. 

§ 6°. Integram o quadro das Policias dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios, a carreira de autoridade policial, a de agente da autoridade policial 
e a de perito, cujo ingresso, ressalvado o disposto no §5° deste artigo, e 
condicionado a aprovagao em concurso publico de provas ou de provas e 
titulos e aprovagao previa em curso de formagao tecnico-profissional nas 
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areas preventivas e repressivas da infragao penal, ministrado em Academia 
de Policia, na forma da lei, garantida a autonomia funcional no exercicio da 
atividade cientif ica. 

§ 7°. A remuneracao dos servidores policiais integrantes dos orgaos 
relacionados neste artigo sera fixada na forma do §4° do art. 39, observado 
piso nacional estabelecido em lei. 

§ 8°. Nos concursos publicos para provimento dos cargos de autoridade 
policial e de perito das Policias Federal, dos Estados e do Distrito Federal e 
Territorios, reservar-se-ao 50 por cento das vagas para os agentes da 
autoridade policial que preencherem os requisitos exigidos em lei. 

§ 9°. Os Municipios, conforme dispuser a lei, poderao constituir guardas 
municipais dest inadas a protecao de seus bens, servigos, instalagoes e a 
atividade complementar de vigilancia ostensiva da comunidade. 

§ 10. O Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, 
instituigao permanente, de natureza civil, estruturada em carreiras, 
organizado com base na hierarquia e na disciplina, dirigido por autoridade de 
bombeiro, escolhido pelo respectivo Governador, para um mandato de dois 
anos, permitida recondugao, destina-se a: 

I - execugao de atividades de defesa civil. 

II - prevengao e a extingao de incendios; 

III - agoes de busca e salvamento, decorrentes de sinistros; 

IV - servigos de atendimento ao trauma e emergencias pre-hospitalares; 

V - execugao das pericias de incendio, apos a pericia criminal. 

§ 11 . O regime previdenciario dos integrantes dos orgaos de seguranga 
publica obedece ao disposto no § 4°, do art. 40, garantida a paridade de 
remuneragao entre ativos, inativos e pensionistas. 

§ 12. Lei Complementar instituira o fundo nacional, estadual e municipal de 
seguranga publica, devendo a Uniao, os Estados, e os Municipios, alem de 
outras receitas que a lei dispuser, destinar percentual da sua arrecadagao ao 
aperfeigoamento constante da atividade policial e de defesa civil e dos 
profissionais que as exercem. (NR)" 

. 2°. A Constituigao Federal passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 144-A. O controle da atividade funcional, administrativa e financeira dos 
orgaos relacionados no artigo 144 da Constituigao Federal e exercido pelo 
Conselho Nacional de Seguranga Publica, composto de dezoito membros 
nomeados pelo Presidente da Republica, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para mandato de dois anos, admitida 
uma recondugao, sendo: 

I - o Secretario Nacional de Seguranga Publica, que o preside; 

II - duas autoridades policias da Uniao, integrantes da ultima categoria 
funcional da respectiva carreira, indicados por seus dir igentes; 
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III - uma autoridade policial da Policia do Distrito Federal e Territorios, 
integrante da ultima categoria funcional da respectiva carreira, indicado por 
seu dirigente; 

IV - seis autoridades policiais da Policia dos Estados, integrantes da ultima 
categoria funcional das respectivas carreiras, indicados pelos respectivos 
Chefes de Policia; 

VII - duas autoridades dos Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito 
Federal e Territorios, integrantes da ultima categoria funcional da respectiva 
carreira, indicados por seus dirigentes; 

VII - um magistrado indicado pelo Superior Tribunal de Justiga; 

VIII - um membro do Ministerio Publico indicados pelo Procurador-Geral da 
Republ ica; 

IX - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

X - dois c idadaos de notavel saber juridico e reputagao il ibada, um indicado 
pela Camara dos Deputados e o outro pelo Senado Federal. 

§ 1°. Observado o disposto no caput, compete ao Conselho Nacional de 
Seguranga Publica: 

I - zelar pela autonomia funcional das autoridades policiais e dos peritos dos 
orgaos de seguranga publica, podendo expedir atos regulamentares, 
observados a legislagao vigente, no ambito de sua competencia, ou 
recomendar providencias; 

II - zelar pela observancia do art. 37 da Constituigao Federal, e apreciar, de 
oficio ou mediante provocagao, a legalidade dos atos administrativos 
praticados por integrantes dos orgaos de seguranga publica, podendo 
desconsti tui- los, reve-los ou fixar prazo para que se adotem as providencias 
necessarias ao exato cumprimento da lei, sem prejuizo da competencia dos 
Tribunals de Contas; 

III - receber e conhecer das reclamagoes contra peritos e autoridades 
policiais, inclusive contra seus agentes, sem prejuizo da competencia 
disciplinar das Corregedorias da respectiva instituigao, podendo avocar 
processos disciplinares em curso e aplicar as penal idades administrativas 
previstas no Estatuto repressivo da Instituigao. 

IV - rever, de oficio ou mediante provocagao, os processos disciplinares dos 
integrantes dos orgaos de seguranga publica, ju lgados ha menos de um ano; 

V - elaborar relatorio anual, propondo as providencias que julgar necessarias 
sobre a situagao das referidas instituigoes e das atividades do Conselho, o 
qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI ; 

VI - exercer o controle externo da atividade policial e dos corpos de 
bombeiros; 

VII - julgar, em ultima instancia, os recursos contra decisoes administrativas 
adotadas no ambito das referidas instituigoes. 

§ 2°. O Conselho escolhera, em votagao secreta, um Corregedor Nacional, 
dentre os integrantes das instituigoes de Seguranga Publica que o compoem, 
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vedada a recondugao, competindo-lhe, alem das atribuigoes que Ihe forem 
conferidas pela lei, as seguintes: 

I - receber reclamagoes e denuncias, de qualquer interessado, relativas aos 
integrantes das referidas instituigoes e dos seus servigos auxil iares; 

II - exercer fungoes executivas do Conselho, de inspegao e correigao geral; 

III - requisitar e designar integrantes das policias e corpos de bombeiros do 
pais, delegando-lhes atribuigoes. 

§ 3°. O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
oficiara junto ao Conselho. 

§ 4°. Leis da Uniao e dos Estados criarao ouvidorias das policias e dos corpos 
de bombeiros, competentes para receber reclamagoes e denuncias de 
qualquer interessado contra seus integrantes, inclusive contra seus servigos 
auxil iares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Seguranga 
Publica." (NR) 

Art. 3°. O Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias passa a vigorar acrescido 
dos seguintes disposit ivos: 

"Art. 96. As Policias Civil e Militar do Estado e as do Distrito Federal, a partir 
da data da promulgagao da Emenda Constitucional n° , passam a ser 
denominadas, respectivamente, Policia do Estado e Policia do Distrito Federal 
e Territorios. 

Paragrafo unico. A mudanga da denominagao das Policias Civil e Militar do 
Estado e as do Distrito Federal decorre da unificagao de ambas em uma 
corporagao policial nova, f icando vedada ao legislador ordinario interpretagao 
da qual resulte a incorporagao de uma por outra. 

Art. 97. Na composigao do quadro de autoridades policiais da nova Policia, as 
autoridades oriundas do oficialato da policia militar dos Estados e do Distrito 
Federal f icam transpostos para a atividade de policia ostensiva e preservagao 
da ordem publica; e as autoridades oriundas da carreira de delegado de 
policia civil dos Estados e do Distrito Federal, para a atividade de 
investigagao criminal e de policia judiciaria, obedecidas as regras de transigao 
estabelecidas nos paragrafos deste artigo. 

§ 1 A Diregao Geral da Policia dos Estados e a do Distrito Federal e 
Territorios sera exercida pelo periodo de dois anos, al ternadamente, por 
autoridade policial oriunda da extinta carreira de delegado de policia e da de 
oficial da Policia Militar remanescentes das extintas instituigoes, escolhido 
pelo respectivo Governador, dentre os integrantes da ultima categoria 
funcional, ate que uma autoridade policial, formada pelo novo sistema 
previsto nesta emenda, reuna condigoes para assumir e exercer a diregao da 
nova ent idade. 

§ 2° No per iodo de transigao, quando ocupado o cargo de Diretor Geral de 
Policia por autoridade policial oriunda de uma policia, o cargo de Diretor Geral 
Adjunto de Policia sera ocupado por autoridade policial oriundo da outra. 
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§ 3° Em ate 2 (dois) anos a partir da data da promulgagao da Emenda 
Constitucional n° , os cargos das carreiras das policias civis e militares 
dos Estados e do Distrito Federal serao transformados, por lei do respectivo 
ente, em cargos do novo quadro, mantendo a correspondencia entre a 
situagao funcional anterior e a nova, garantida, em qualquer caso, para ativos, 
inativos e pensionistas, a irredutibilidade de vencimentos ou subsidios. 

§ 4° Fica autorizada a lotagao de autoridades policiais da nova Policia oriundo 
de cargo de delegado de policia da extinta Policia Civil em cargo com fungao 
policial ostensiva ou preventiva, e a lotagao de autor idades policiais da nova 
Policia or iundo do oficialato da extinta Policia Militar em cargo com fungao 
policial investigativa, atendidos os requisitos constitucionais e legais. 

§ 5°. Lei federal, de iniciativa do Presidente da Republ ica, dispora sobre 
regras gerais das Policias, em especial sobre ingresso, denominagao de 
cargos e carreiras, estrutura organizacional basica e outras situagoes 
especiais, consideradas as peculiaridades de suas atividades, que devem ser 
uni formemente observadas pelas leis dos respectivos entes federativos. 

Art. 98. Os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal 
passam a ser denominados, respectivamente, Corpos de Bombeiros dos 
Estados e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territorios. 

§ 1°. Lei do respectivo ente dispora sobre o ingresso e a estrutura funcional 
dos Corpos de Bombeiros do Estado e do Distrito Federal e Territorios. 

§ 2° Em ate 2 (dois) anos a partir da data da promulgagao da Emenda 
Constitucional n° , os cargos das carreiras dos Corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados e do Distrito Federal serao transformados, por lei do 
respectivo ente, em cargos do novo quadro, mantendo a correspondencia 
entre a situagao funcional anterior e a nova, garant ida, em qualquer caso, 
para ativos, inativos e pensionistas, a irredutibil idade de vencimentos ou 
subsidios". 

Art. 4°. Vencido o prazo de que trata o §3° do art. 97 dos Atos das Disposigoes 
Constitucionais Transitorias sem que a Uniao, o Estado ou o Distrito Federal 
implemente as medidas de que trata esta Emenda, o Conselho Nacional de 
Seguranga Publica o fara mediante resolugao que vigorara ate que o ente respectivo 
o faga. 

Art. 5° Ficam revogados o art. 42; os §§ 3°, 4° e 5°, do art. 125; § 6° e 7°, do art. 144; 
e o inciso VI I , do art. 129; todos da Constituigao Federal. 

Art. 6°. Esta Emenda entra em vigor cento e oitenta dias subsequentes ao da sua 
publicagao. 

J U S T I F I C A Q A O 
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No Brasil, o atual sistema de seguranga publica teve notoria ingerencia das 
Forgas Armadas (Exercito, Marinha e Aeronautica), tanto na composigao quanto na 
administragao dos orgaos estatais encarregados da "seguranga interna" do Estado. 

Essa cultura da seguranga publica, de defesa do Estado, oriundo do est igma 
da seguranga nacional, essencialmente nos perlodos de governos ditatoriais no 
Brasil, provocou verdadeiras "anomalias" no sistema de seguranga publica nacional, 
dentre os quais, a existencia de duas policias no ambito estadual: Policia Militar, 
responsavel pela preservagao da ordem publica atraves do pol iciamento ostensivo e 
preventivo; e a Policia Civil, responsavel pela investigagao dos cr imes ocorridos, 
tudo para que o Ministerio Publico inicie a agao penal. 

Em plena era da globalizagao e da tecnologia, com o cr ime transnacional, 
esse modelo esta esgotado uma vez que foi idealizado, nos anos do governo militar, 
para a seguranga do Estado, na linha da ideologia da seguranga nacional. 

Infel izmente, na elaboragao do Constituigao Federal de 1988, na qual o 
legislador teve a oportunidade de reformular totalmente os orgaos de seguranga 
publica brasileiro, ja fat igado, ineficiente, e o que e pior, contaminado pelas mazelas 
tipicas de regimes ditatoriais, nao foi possivel avangar, na democrat izagao desse 
sistema. 

Nos dias atuais, apesar dos avangos constitucionais nos mais diversos 
segmentos da vida publica e social do pais, muitos estudiosos e analistas brasileiros 
sobre seguranga publica, crit icam a forma como ficou del ineada a area de seguranga 
publica pelo constituinte de 1988, ainda mais apos essa experiencia de quase 20 
anos de vigencia desse modelo, periodo mais que suficiente para anal isarmos e 
compreendermos a inoperancia das policias, no sentido de nao contr ibuirem 
signif icativamente para redugao ou pelo menos controle dos indices de 
criminalidade. 

O sistema de seguranga publica, com as suas instituigoes tern um so objetivo: 
a defesa da vida, da cidadania e do patrimonio do povo, que sem a soma de 
esforgos, torna-se prat icamente "impossivel". 

Diante dessa vigente composigao, observa-se um compl icador a mais para 
essas instituigoes de seguranga publica desenvolver, implantar e obter sucesso em 
politicas de seguranga publica que tenha como objetivo o controle da criminalidade, 
principalmente quando esse objetivo esta centrado na prevengao, o que sem 
duvidas demanda esforgos concentrados e mais que integrados. Isso sem 
acrescentar, que as duas policias, da forma como estao del ineadas, nao realizam o 
necessario ciclo completo de policia, o que significa mais um argumento para 
realizar a reestruturagao dos orgaos responsaveis pela seguranga publica brasileira. 

Apesar de gestores publicos tomarem medidas que considerem de peso e 
capazes de evitar o recrudescimento da criminalidade, seja atraves da aquisigao de 
armamentos e equipamentos, viaturas, ou aumento do efetivo policial nas ruas, 
poderao estar errando querendo acertar, pois o Brasil tern uma organizagao polit ico-
administrativa "sui generis". Parece obvio, mas a muitos passa despercebido o dado 
de que o Brasil nao e um pais unitario. Este dado e significativo porque, com a 
queda da monarquia, cria-se artif icialmente uma Republica Federativa num pais de 
tradigao central izadora, onde se espera que tudo venha de cima para baixo. Tudo 
depende do poder central; hoje, do Governo Federal. 
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Diante desse quadro, temos elementos que comprovam os motivos pelos 
quais algumas agoes no ambito da seguranga publica estadual/distrital nao evoluem 
como deveriam e outras f icam estagnadas em virtude da vigente composigao 
polit ico-administrativa do Estado, sendo obstaculos para implantagao de polit icas 
capazes de aprimorar a eficiencia policial reduzindo-se a impunidade e que sejam 
compativeis com os valores democrat icos de respeito aos direitos humanos e civis. 

Para vencermos este modelo obsoleto temos que discutir a lguns paradigmas, 
tais como: 

1) nao e verdadeira a ideia de que prevengao do cr ime - largamente atribuida 
as Policias Militares - e a investigagao das Policias Civis sejam atividades tao 
diferenciadas e distanciadas que demandem organizagoes completamente 
diferentes em estrutura, treinamento, valores, areas de operagao, disciplina, normas 
administrativas e operacionais; 

2) Nas policias modernas as fungoes de policiamento uniformizado e 
investigagao devem boa parte de seus exitos a interpenetragao dessas fungoes, 
desde a fase de diagnostico, planejamento e ate a execugao das agoes. 

3) A responsabi l idade por uma area de agao policial e dificil de comparti lhar. 
Em materia organizacional e incompreensivel dividir entre dois chefes a 
responsabil idade para planejar e executar agoes de uma mesma atividade para 
conseguir resultados significativos; 

4) Estruturas diferentes que atuam no mesmo espago sobre o mesmo 
problema tendem a constante rivalidade e atrito; 

5) A coordenagao das policias atraves da designagao de uma pessoa de fora 
dos quadros policiais traz mais complexidade para o problema. Secretarios da 
Seguranga, que sao chefes da policia estadual sem serem policiais, terao dif iculdade 
para compreender a complexidade do trabalho policial, o que dificulta a tomada de 
decisoes crit icas para promover a eficiencia e eficacia do aparato policial, alem de 
trazer problemas de aceitagao de um chefe estranho ao meio policial; 

6) O duplo aparato policial demanda dispendios extraordinarios com 
investimentos e custeios dupl icados com instalagoes, equipamentos estruturas 
administrativas e operacionais, o que compromete o limitado orgamento da 
seguranga e ate as possibi l idades de pagamento de salarios mais dignos; 

7) As policias civil e militar, na maioria das vezes sao comandadas por 
policiais que passaram a maior parte da carreira distanciados do fundamental 
policiamento territorial e, por isso, nao conhecem int imamente o fundamento 
preventivo do servigo policial, que demanda a integragao das atividades do 
policiamento uniformizado e da investigagao. Esses chefes policiais acabam 
passando o conceito equivocado de organizagao policial as autoridades e a opiniao 
publica; 

8) os Lobistas das policias, f requentam o Congresso Nacional a margem dos 
governos na luta pela manutengao do status quo; 

9) o governo federal , os governos estaduais, assim como os deputados e 
senadores, geralmente nao tern ideia clara de como deveria ser um modelo 
funcional de policia, nem de como isso seria importante para maior eficacia no 
controle da criminal idade, e f icam refens do "loby"; 
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10) a ideologia segmentada de que a policia nao pode ser militar nao e 
verdadeira, pois o mundo civilizado aponta modelos estrangeiros onde existe policia 
militarizada (como Franga, Portugal, Italia, Espanha, Argent ina, Chile, Peru, 
Argentina, Colombia); 

11) nenhuma policia do mundo sobrevive sem hierarquia e disciplina, 
independente do regime militar ou civil, pois perderia sua capacidade de responder 
prontamente as ordens de seus superiores e seria mais vulneravel a corrupcao; 

12) o conflito constante das duas instituigoes, seja intencionalmente ou devido 
a natureza do servigo, pois acabam "invadindo" a area de atuagao uma da outra, 
sendo constatado por exemplo que o servigo de inteligencia da Policia Militar, o qual 
e responsavel pela investigagao de responsabil idade da policia judiciaria militar 
(crimes militares) e fiscalizagao da disciplina interna, realiza costumeiramente 
servigos de policia judiciaria civil entrando numa esfera que nao e de sua 
competencia; 

13) no mesmo rumo, a Policia Civil, que deve e necessita executar seu 
trabalho veladamente e concentrar seus esforgos na elucidagao dos crimes 
ocorridos com objetivo de descobrir a autoria e material idade do fato, de praxe, 
executa tambem em algumas ocasioes o policiamento ostensivo, invertendo, 
semelhante a Policia Militar, os valores e objetivos das instituigoes policiais. 

Como ja fr isado, percebe-se uma inversao de valores, intencional ou nao, 
onde a Policia Militar quer ser judiciaria civil e a Policia Civil quer ser ostensiva, o 
que resulta no "Ciclo Completo de Policia", que e a execugao das fungoes judiciario-
investigativa e ostensivo-preventiva pela mesma instituigao policial. Sendo que para 
isso tornar-se realidade no Brasil, passa pela inevitavel reestruturagao do 
subsistema policial mediante emenda ao texto Constitucional Federal de 1988. 

A lem disso, devemos lembrar que as relagoes sociais evoluem diariamente e 
as instituigoes policiais, para acompanhar essa evolugao em seus diversos 
aspectos, devem aprimorar-se para evoluir junto, racionalizando meios e 
equacionando recursos, desde financeiros, tecnologicos, materials e humanos, com 
objetivo de melhorar a prestagao de servigo de seguranga publica a sociedade, de 
forma eficiente e eficaz. 

Sala das Sessoes, em 11 de novembro de 2009. 

Marcelo Itagiba 
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