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RESUMO 

A seguranga publica e tema dos principal's debates da sociedade brasileira e 
apresenta-se como uma das principais preocupagoes. Diante das dificuldades e 
deficiencias do modelo tradicional de policiamento, surge a necessidade de adogao 
de um policiamento mais presente, preparado, competente e comprometido em 
atender as demandas da comunidade e que apresente agoes eficientes na busca de 
solugoes para combater a violencia. Destarte, este trabalho tern como objetivo 
analisar os problemas do sistema de seguranga no Brasil e suas formas de resolver 
os conflitos e propor e apresentar a doutrina da Policia Comunitaria. Esta filosofia 
traz no seu seio, como premissa basica a formalizagao de uma grande parceria com 
a comunidade, que atraves desta buscara identificar os principais problemas que 
assolam a comunidade e a propositura, desenvolvimento viabilizagao de agoes para 
soluciona-los. Este estudo pretende teorizar e discutir a pratica da mediagao de 
conflitos no ambito da base policial comunitaria e a iniciativa de se construir uma 
seguranga cidada, por meio da institucionalizagao de politicas publicas preventivas. 
A mediagao de conflitos desempenha um papel importante enquanto estrategia 
capaz de responder eficazmente aos conflitos emergentes nos mais diversos 
seguimentos socio-economicos. O incentivo da mediagao em todas as instancias 
responsaveis por Seguranga Publica e uma forma de se char a Seguranga Cidada 
que tanto se espera. Mediar viabiliza o acesso a solugoes rapidas e criativas, sendo, 
portanto, um elemento essencial para o devido exercicio da cidadania. Para a 
produgao e elaboragao da pesquisa cientifica que se prossegue, fez-se necessario 
empregar como metodologia, o metodo exegetico-juridico, pelo qual busca-se 
interpretar o sentido de lei pertinente a materia, sendo utilizados doutrinas, codigos e 
artigos.. Este estudo esta dividido em tres capitulos. O primeiro mencionar a 
jurisdigao e as formas alternativas de solugao de conflitos. O segundo aborda a 
Seguranga Publica no Brasil, como esta e tratada na CF./88 e a situagao das 
instituigoes policiais. O terceiro apresenta o programa de Policia Comunitaria e a 
figura do policial mediador. Resultando na conclusao de que o programa de Policia 
Comunitaria, utilizando seus agentes como mediadores dos conflitos, pode ser uma 
ferramenta viavel para minorar a violencia e capaz de reduzir seus indices a 
numeros aceitaveis. 

Palavras-chave: Seguranga publica - Policiamento Comunitario - Mediagao. 



ABSTRACT 

The public safety is main discussion topic of Brazilian society and presents itself as a 
major concern. Considering the difficulties and deficiencies of the traditional model of 
policing, it is necessary to adopt a more police present, prepared, competent and 
committed to meet the demands of the community and has shares in the search for 
effective solutions to combat violence. Thus, this work aims to analyze the problems 
of security system in Brazil and their ways of resolving conflicts and propose and 
present the doctrine of the Police Community. This philosophy has within it, how to 
formalize basic premise of a great partnership with the community, that through this 
to identify the main problems plaguing the community and bringing development, 
development of actions to solve them. This study aims to discuss the theory and 
practice of mediation of conflicts within the community based policing initiative and to 
build a citizen safety through the institutionalization of preventive policies. The 
mediation of conflict plays an important role as a strategy capable of responding 
effectively to emerging conflicts in various socio-economic follow. The 
encouragement of mediation in all bodies responsible for Public Safety is a way to 
create the Public Safety that both are expected. Mediate provides access to quick 
and creative and, therefore, essential to the due exercise of citizenship. For the 
production and development of scientific research that continues, it was necessary to 
use as a methodology, the method exegetic-legal, which seeks to interpret the 
meaning of law relevant to the stuff being used doctrines, codes and articles. This 
study is divided into three chapters. The first mention the jurisdiction and the 
alternative ways of resolving disputes. The second deals with Public Security in 
Brazil, as this is treated in CF./88 and the situation of police institutions. The third 
presents a program of community policing and police figure of mediator. Resulting in 
the conclusion that the Community Police program, using its agents as mediators of 
conflict, can be a viable tool to reduce violence and able to reduce their rates to 
acceptablenumbers. 

Word-key: Public Safety - Community Policing - Mediation. 
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INTRODUCAO 

Este estudo fara uma abordagem da Seguranca Publica no Brasil e das 

formas de solucoes de conflitos. Diante do atual quadro de aumento da violencia e 

da ineficacia dos mecanismos policiais que ora operam, apresenta-se a filosofia da 

Policia Comunitaria, com a presenca e valorizacao do policial mediador, solucionado 

e resolvendo conflitos no seio da instituicao policial, como alternativa viavel capaz de 

prevenir e minorar a violencia. 

A escolha deste tema justifica-se em razao de que, no atual contexto 

historico, as instituicoes de seguranca publica nao estao conseguindo acompanhar 

os avancos da sociedade e sanar a diversidade de conflitos interpessoais. Destarte, 

suas acoes se mostram ineficientes no combate a delinquencia e na prevengao dos 

delitos, necessitando desta forma da participacao mais efetiva e apoio da 

comunidade, uma vez que estando mais proximas, permite ao policial conhecer 

melhor as realidades sociais das comunidades e consequentemente as causas dos 

problemas e de forma conjugada empreender esforcos para enfrenta-los. 

Nesse lume, aponta-se como uma das solucoes ou alternativas para a 

questao da seguranca publica, a Policia Comunitaria. Uma proposta inovadora que 

tern como intuito defender que tanto a policia quanto a comunidade devem trabalhar 

juntas para identificar, priorizar e resolver problemas contemporaneos, com o 

objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na comunidade. 

O Policiamento Comunitario surge como alternativa eficaz, capaz de a um so 

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

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

filosofia que busca estar presente na vida cotidiana das pessoas, interagindo 

diretamente com ela, responsabilizando-se por espacos fisicos definidos, assumindo 

assim uma perspectiva muito mais relevante do que o comparecimento, mesmo que 

imediato, mas tao somente, a um local de ocorrencia ja consumada. 

Atraves da atuacao preventiva a filosofia de Policia Comunitaria, pretende 

proporcionar a integracao da comunidade com a atividade policial e reduzir a 

violencia, o medo e o crime, melhorando a sensacao de inseguranca e a qualidade 

de vida dos moradores. 

Diante da situagao das instituicoes policiais, que se encontram mal 

aparelhadas, com carencia de componentes humanos e principalmente a falta de 
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planejamento no desenvolvimento da atividade e que nao conseguem conter a 

violencia, fazem-se necessarias mudancas. Nesse contexto, vem ganhando creditos 

a filosofia do policiamento comunitario, que se iniciou no Japao e devido sua 

eficiencia e resultados alcancados vem se expandindo para outros paises, e 

baseado em parcerias com os moradores e no policiamento preventivo que executa 

suas acoes. 

Assim, o objetivo deste estudo e apontar uma forma de policiamento viavel e 

moderna, e juntamente com a comunidade desenvolver uma forma de policiar com 

planejamento, baseado na prevengao e capaz de diminuir os indices da violencia a 

niveis aceitaveis. 

A pertinencia do tema e que as questoes relacionadas a violencia tornaram-

se uma das principals preocupacoes dos cidadaos. O Estado e suas policias, que 

sao as principals ferramentas para enfrentar estes problemas, estao desacreditados, 

pois seu metodo tradicional de policiamento, baseado na repressao nao vem 

conseguindo exito neste combate, alem de aumentar o distanciamento com a 

comunidade. 

Para a producao e elaboracao da pesquisa cientifica que se prossegue, fez-

se necessario empregar como metodologia, o metodo exegetico-juridico, pelo qual 

busca-se interpretar o sentido de lei pertinents a materia, sendo utilizados doutrinas, 

codigos e artigos. 

No primeiro capitulo serao tratados a Jurisdicao e os meios alternatives de 

solucao conflitos, com enfase maior no instituto da mediagao, tendo em vista que 

este e fundamental no estudo do tema principal. Demonstrar-se-a neste capitulo, 

como sao solucionados os conflitos no Brasil, sendo que, como regra geral, o Estado 

atua atraves de seus representantes, todavia sera apontada a possibilidade de 

aplicacao de meios alternatives na solucao dos conflitos. 

Em seguida far-se-a uma analise do sistema de Seguranca Publica presente 

no Estado brasileiro, de como esta disposto na Constituicao Federal, alem de 

analisar a situacao das instituicoes policiais do nosso pais, focalizando 

principalmente a precariedade e problemas enfrentados por estas para 

desenvolverem suas atividades, alem da falta de planejamento e deficiencias na 

atual forma de policiamento. 

No terceiro e ultimo capitulo sera apresentado o projeto de Policia 

Comunitaria, com seus pressupostos e propostas de inovagoes, principalmente na 
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formacao de uma grande parceria com a comunidade, optando por um policiamento 

que facilite a aproximacao com a comunidade e que possibilite um maior dialogo 

entre policiais e moradores, propiciando o conhecimento da comunidade e seus 

problemas, e ainda uma coleta adequada dos dados da violencia na localidade, 

possibilitando destarte, a formulacao de um planejamento estrategico eficiente e 

condizente com a realidade. 

Neste momento demonstrar-se-a ainda a figura do policial mediador na base 

comunitaria do bairro, se comprometendo a resolver os conflitos e litigios, que se 

configurem infracoes de menor potencial ofensivo nas quais o direito de agio seja 

privado ou necessite de representacao da vitima. Atraves do mediador, este 

programa pretende estimular o dialogo e solucionar os conflitos que surgirem na 

comunidade, sem que seja necessario enfrentar os tramites processuais e a demora 

de resposta por parte do Estado. 

Busca-se assim, evidenciar a possibilidade de eficiencia deste programa, 

apontando suas vantagens, tais como: a celeridade nas resolucoes de conflitos, a 

rapidez do procedimento e a consequente diminuicao da demanda de expedientes 

para apreciagao judicial, e assim, satisfazer as pessoas atendidas e credenciar o 

projeto como uma verdadeira ferramenta de acesso a justica. 



CAPITULO 1 A JURISDICAO E FORMAS ALTERNATIVAS DE SOLUCAO DOS 
CONFLITOS 

Ao passo que as sociedades foram se tornandomais complexas, fez-se 

necessaria a produgao de regras e normas minimas de conduta que viabilizassem e 

regulassem o convivio harmonico entre os componentes dos grupos sociais, mas so 

a normatizacao de condutas nao era suficiente, exigia-se tambem a elaboragao de 

meios que fizessem valer as normas. Assim surgem as primeiras manifestacoes do 

"direito de agir" que antecedem o proprio Estado, quando a Justiga era obtida 

mediante a defesa privada dos interesses. 

Gradativamente, conforme vao se aprimorando e acentuando as relagoes 

sociais, o monopolio da aplicagao do direito pela instituicao estatal denominada 

jurisdigao surge, ainda que primitiva, mas ja detentora de poder de coercao. Com 

isso, aos poucos a justiga privada, cuja existencia so era possivel ante a ausencia 

de um poder central organizado e gerava inseguranca ao convivio social vai sendo 

afastada e cedendo lugar a agio estatal. Nesse contexto, surge a Jurisdigao, 

imbuida na fungao de promover a harmonia nas relagoes humanas, sanando os 

conflitos interpessoais. Como se pode verificar na ligao de Morais e Spengler (2008, 

p.58): 

Como reagao a este quadro, nasce a jurisdigao, vista como uma das 
funcoes do Estado. E atraves dela que o mesmo entra como um terceiro 
substituto das partes titulares dos interesses erwolvidos, tratando o conflito 
em concreto, fazendo a atuagao da vontade do direito objetivo que rege a 
lide, caracterizando-se, ainda, pela imparcialidade e neutralidade. Oportuno 
referir o fato de que antes do Estado ser coroado com esta funcao, este 
terceiro poderia ser um arbitro escoihido de acordo com a vontade dos 
litigantes. Era a arbitragem facultativa. Mas foi em seguida, que o Estado 
tomou para si esta fungao, passando a monopolizar a Jurisdicao ditando o 
direito par ao caso concreto de forma impositiva, com intuito de assegurar a 
convivencia social atraves da neutralizacao do conflito pela apiicacao 
forgada do Direito Positivo. 

Nessa mesma linha de raciocinio, Rocha (2007, p. 10) escrevendo sobre a 

importancia do Estado na resolugao dos conflitos afirmou: 

O direito como criagio social existiu em todas as epocas. Com efeito, desde 
o momenta em que o ser humano, por motivos economicos, etnicos, 
religiosos etc., comega a relacionar-se e a agrupar-se, aparece a 
necessidade da existencia de regras reguladoras de suas relagoes sociais. 

A existencia da sociedade organizada tornou-se possivel gragas as regras e 
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leis impostas pelo Estado que regulam condutas e punem os transgressores, 

buscando assim dirimir conflitos, tensoes, disputas e desvios sociais. 

Nesse sentido afirmam Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.25): 

Indaga-se desde logo, portanto, qual a causa dessa correlagao entre 
sociedade e direito. E a resposta esta na fungao que o direito exercido na 
sociedade: a fungao ordenadora, isto e, de coordenagao dos interesses que 
se manifestam na vida social, de modo a organizar a cooperagao entre 
pessoas e compor os conflitos que se verificarem entre os seus membros. A 
tarefa da ordem juridica e exatamente a de harmonizar as relagoes sociais 
intersubjetivas, a fim de ensejar a maxima realizagao dos valores humanos 
com o minimo de sacrificio e desgaste. [...]. 

Descobertas e inovacoes atreladas a globalizagao da economia fizeram surgir 

uma sociedade extremamente organizada e competitiva, que funciona como 

determinante de comportamentos, o que gera tensoes emocionais e conflitos. 

Destacando-se nesse sentido a importancia do Estado para sanar estas discordias e 

manter a ordem social, respeitando os direitos e garantias constitucionais. 

Essa fungao do Estado de manter, atraves do direito, a ordem social foi bem 

delineada por Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.25) ao afirmarem: 

Por isso pelo aspecto socioldgico o direito e geralmente apresentado como 
uma das formas - sem duvida a mais importante eficaz dos tempos 
modernos - do chamado controle social, entendido como o conjunto de 
instrumentos de que a sociedade dispoe na sua tendencia a imposigao dos 
modelos culturais, dos ideais coletivos e dos valores que persegue, para a 
superagao das antinomias, das tensoes e dos conflitos que Ihe sao proprios. 

A esta atividade especffica do Poder Judiciario, visando a aplicagao do direito 

objetivo em conexao a uma pretensao, visando solucionar as lides existente dar-se o 

nome de Jurisdigao. 

Didier Jr. (2007, p.65) define Jurisdigao como sendo a realizagao do direito 

em uma situagao concreta, atraves de um terceiro imparcial, de modo criativo e 

autoritativo, com poder para tornar-se indiscutivel. 

Ja Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p. 147) definem Jurisdigao 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". 
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Na licao de Rocha (2007, p.64), "a Jurisdigao e, justamente a fungao estatal 

que tern a finalidade de garantir a eficacia dos direitos em ultima instancia no caso 

concreto, inclusive recorrendo a forga se necessario". 

Destarte, o Estado ao passo que invade a esfera de liberdade do homem dita 

as regras para solucionar os conflitos e tornar possivel a vida em sociedade. 

Portanto, em sociedade, todas as lides que nao sejam resolvidas espontaneamente, 

por nao lograrem exito as partes envolvidas e conseguirem chegar a um acordo, 

deverao ser dirimidos pelo Poder Judiciario, mediante o exercicio da jurisdigao. 

Neste sentido Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.29) discorrem: 

Pela jurisdigao, como se ve, os juizes agem em substituigao as partes, que 
nao podem fazer justiga com as proprias maos (vedada a autodefesa); a 
elas, que nao mais podem agir, resta a possibilidade de fazer agir, 
provocando o exercicio da fungao jurisdicional. 

Esta breve analise aponta o grande avango na forma de resolugao de 

conflitos, que no inicio dos tempos tinha na vinganga o modo de fazer justiga. A 

autotutela ou autodefesa, calcadas na "lei do mais forte", no olho por olho, dente por 

dente, em que se determinava a vinganga proporcional ao tamanho do dano, 

minavam a aplicagao real da justiga por estarem sempre com uma carga de 

interesse pessoal, haja vista competir as proprias partes a fungao de "dizer o direito". 

Posteriormente a composigao da lide passa a ser fungao estatal, delineando-

se a jurisdigao, ou seja, o poder-dever dos juizes de dizer o direito na composigao 

das pendencias. Todavia, se as partes concordassem, era licito dirimir o conflito 

mediante a designagao de arbitro. A processualistica se definiu e tomou forma em 

meados do seculo passado, e atravessa uma fase de busca por estrategias mais 

rapidas e eficazes. 

Entretanto, nao obstante todos os beneficios e avangos que a jurisdigao 

representou e representa, nao esta imune a crises. Pois, sendo a jurisdigao um dos 

principais instrumentos do Estado Democratico de Direito, essencial para a 

manutengao da estabilidade social e das instituigoes, revela-se importante identificar 

seus problemas e compreender os efeitos de sua crise sobre a sociedade. 

A grande causa da atual crise da jurisdigao e, sem duvida alguma, a 

"explosao de litigiosidade", advinda do aumento de conflitos decorrentes das novas 

relag5es sociais que ora se apresentam, bem como da ampliagao das garantias 
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individuals dos cidadaos que demandam cada vez mais o Judiciario e da propria 

inefetividade do Estado em promover justiga social e evitar o surgimento de conflitos, 

conforme afirma Rodrigues (2006): 

A ineficacia estatal na promogao da justiga social produz e esta vinculada a 
outros iniimeros fenomenos (violencia, criminalidade, precarizacao da 
saude publica, baixa escolaridade etc.), e no que tange a jurisdigao, seu 
principal efeito e invisivel e contraditorio. Invisivel porque boa parte da 
exclusao social nao bate as portas da justiga; contraditorio porquanto, nao 
obstante a crescente demanda por novos direitos e a pressao sobre o 
judiciario, a imensa exclusao social brasileira ainda mantem boa parte da 
sociedade carente de instrumentos de reivindicagao social, seja polftica ou 
judicial. 

Corroborando tais afirmacoes pode-se acrescentar ainda, a licao de Morais e 

Splenger (2008, p.76): 

Todas as consideragoes sobre a jurisdigao e suas crises (criadas e 
fomentadas a partir da globalizagao cultural, polftica e economica) sao 
consequencias da crise estatal. Naseida de um deliberado processo de 
enfraquecimento do Estado, a crise se transfere para todas as suas 
instituigSes, pois o direito que imediatamente conhecemos e aplicamos, 
posto pelo Estado, assim o e porque seus textos sao escritos pelo 
Legislativo, mas tambem porque suas normas sao aplicadas pelo Judiciario. 
[...]. Nesse contexto, demonstrada a incapacidade do Estado de 
monopolizar esse processo, tendem a se desenvolver procedimentos 
jurisdicionais alternatives, como a arbitragem, a mediagao, a conciliagao e a 
negociagao, almejando alcangar celeridade, informalizagao e 
pragmaticidade. 

Como visto, a despeito de necessaria, a atuagao do Estado em "dizer o 

direito", em "dar a cada um o que e seu" encontra-se um tanto falha ante os 

hodiernos conflitos que ora se apresentam, razao pela qual despontam cada vez 

mais, as formas alternativas de solucao de conflitos na busca por atender as novas 

demandas. 

Constitui objeto desta pesquisa demonstrar que, tambem na esfera penal, e 

possivel minimizar conflitos sem necessidade de jurisdicionaliza-los atraves do uso 

da mediagao, cerne da proposta de Policia Comunitaria. Nesse lume, convem que 

sejam apresentadas as formas alternativas de conflitos, dando enfase a mediagao, 

para melhor compreensao do tema. 

1.1 Formas alternativas de solugao de conflitos 

Os procedimentos alternatives de solugao de conflitos recebem esta 
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denominagao de "alternatives" pelo motivo de nao haver, em regra, uma atuagao 

direta do Estado, seja por meio de um terceiro em nome Estado que decide os 

litigios como acontece no ambito tradicional ou por outro meio, mas sim uma pessoa 

escolhida ou aceita pelas partes. 

Estas formas de solugao de conflitos nao visam substituir o Estado, nem 

suprir as carencias destes pondo ritmo na morosidade da justiga, mas trazem 

consigo, ideias mais profunda, ou seja, resolver os conflitos de forma pacifica 

incentivando o dialogo fazendo um trabalho preventivo, evitando que a situagao se 

agrave e melhorando a qualidade de vida da comunidade. 

Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.31) defendem este pensamento ao 

escrever: 

Abrem-se os olhos agora, para todas as modalidades de solucoes nao-
jurisdicionais de conflitos, tratadas como meios alternatives de pacificacao 
social. Vai ganhando corpo a consciencia de que, se o que importa e 
pacificar, toma-se irrelevante que a pacificagao venha por obra do Estado 
ou por outros meios, desde que eficientes. Por outro lado, cresce tambem a 
percepgao de que o Estado tern falhado muito na sua missao pacificadora, 
que ele tenta realizar mediante o exercicio da jurisdigao e atraves das 
formas do processo civil, penal ou trabalhista. 

O sistema juridico deve fornecer a populagao modos de solucionar seus 

conflitos, exercer seus direitos e deduzir suas vontades, pois, por lei, o sistema 

judicial deve estar ao alcance de todos em condigoes de igualdade, como dispoe o 

art. 5°, XXXV da Constituigao Federal: "A lei nao excluira da apreciagao do Poder 

Judiciario lesao ou ameaga a direito" e inciso LXXIV: "o Estado prestara assistencia 

juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos". 

Na atualidade com sistema tradicional se presencia uma grande demanda de 

procedimentos judiciais e a uma baixa satisfagao dos envolvidos nos litigios, que 

diante da morosidade da justiga prevalece uma sensagao de impunidade e 

reincidencia, decorrendo o sentimento de ineficacia dos servigos publicos pela 

populagao. 

Neste sentido escreveram Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.32), [...] "o 

tempo e inimigo da efetividade da fungao pacificadora. A permanencia de situagoes 

indefinidas constitui como ja foi dito fator de angustia e infelicidade pessoal". 

Neste contexto, ganham forga atualmente os meios pacificos de solugao dos 

conflitos, visando impor uma maior velocidade na solugao do litigio como tambem 
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buscando proporcionar uma maior satisfagao as partes envolvidas. 

A autotutela, a arbitragem, a negociagao, a conciliacao e a mediagao sao 

exemplos de formas pacificas de solugao de conflitos, cada qual com suas 

peculiaridades, mais todas baseadas no mesmo proposito que e solucionar um litigio 

sem que as partes enfrentem o tramite e morosidade da justiga. 

Reforgando o que fora dito, acrescente-se o ensinamento de Cintra, Grinover 

e Dinamarco (2008, p.32): 

A primeira caracterfstica dessas vertentes alternativas e a ruptura com o 
formalismo processual. A desformalizagao e uma tendencia, quando se trata 
de dar pronta solucao aos litigios, constituindo fator de celeridade. Depois, 
dada a preocupacao social de levar a justiga a todos, tambem a gratuidade 
constitui caracterfstica marcante dessa tendencia. Os meios informais 
gratuitos (ou pelo menos baratos) sao obviamente mais acessfveis a todos 
e mais celeres, cumprindo melhor a fungao pacificadora. [...]. 

A arbitragem e regulada no Brasil pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, 

e um processo Legal, todavia Nao-Judicial, logo nao se processa na esfera judiciaria 

e nao segue o caminho do procedimento comum, sendo assim mais simples e mais 

rapido e mais vantajoso para as partes tais como: ausencia de custas processuais e 

de advogados. 

Didier Jr. (2007, p.70) define a Arbitragem da seguinte forma: "e a tecnica de 

conflitos mediante a qual os conflitantes buscam em uma terceira pessoa, de sua 

confianga a solugao amigavel e "imparcial" (porque nao feita pelas partes 

diretamente) do litigio". 

A lei que regula a Arbitragem delegou poderes a esfera privada, para que 

pudessem resolver seus litigios baseados neste instituto, quando em pauta direitos 

patrimoniais e disponiveis, assim conceituados aqueles que incidirem sobre bens ou 

valores capazes de transagao ou renuncia pertencentes as pessoas fisicas ou 

juridicas. 

Na Arbitragem o procedimento e dirigido por perito que e um profissional com 

conhecimentos tecnicos no assunto, que atraves de solicitagao das partes passa a 

intermediar o caso e esclarecer o problema. 

Varias sao as vantagens oferecidas pela arbitragem, que alem da celeridade 

e de ausencia de custas processuais, apresenta ao final, uma sentenga baseada e 

decidida em aspectos tecnicos tendendo a ser mais justa, alem de que o 

procedimento nao ocorre com publicidade, ficando restrita as partes envolvidas. 
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Vale salientar que, a Sentenca do perito tem o mesmo valor que a Sentenca 

Judicial, tendo guarida legal e podendo requisitar o aparato publico e as forcas 

necessarias para o seu efetivo cumprimento. No processo arbitral nao se admite 

recurso, medida aceita na esfera judicial que muitas vezes sao usados como 

medidas protelativas causando uma grande demora ate a decisao final. 

Didier Jr. (2007, p.71) afirma que: 

Nao ha qualquer vfcio de inconstitucionalidade na instituigao da arbitragem, 
que nao e compulsoria; trata-se de opcao conferida a pessoas capazes para 
solucionar problemas relacionados a direitos disponiveis. Nao se admite a 
arbitragem em causas penais. Ademais, a emenda Constitucional n. 
45/2004 consagra a arbitragem em nivel constitucional, no ambito 
trabalhista (art. 114, §2°, CF./88). 

A conciliagao objetiva o acordo amigavel entre as partes que apresentam 

conflitos de interesse, pode ser aplicado antes do ajuizamento da agio ou durante o 

tramite do processo judicial, podendo incidir nas questoes civeis que versarem sobre 

direitos patrimoniais disponiveis, questoes de familia e da infancia e juventude. 

E um meio pacifico de resolucao de conflitos em que as partes envolvidas 

confiam a uma terceira pessoa, o conciliador, que atraves do dialogo, conselho e 

orientagao promover a aproximagao e construir um acordo. 

A conciliagao traz varias vantagens para as partes envolvidas na contenda, 

pois diminui o tempo de duragao do litigio; soluciona o litigio atraves de 

procedimentos simples sem dispendio de valores nem pelas partes envolvidas nem 

do Estado; incentivo e promogao do dialogo e retorno da paz social e melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. 

Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.34) falam sobre o instituto da 

conciliagao e a evolugao trazida pela Constituigao Federal de 1988 ao afirmar que: 

[...] Nova perspectiva abriu-se com a Constituicao de 1988, que previu a 
instituigao de "juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e 
leigos, competentes para a conciliagao, oi julgamento e a execugao.... de3 
infragoes penais de menor potencial ofensivo...permitidos, nas hipoteses 
previstas em lei, a transagao e o julgamento de recursos por turmas de 
juizes de primeiro grau" (art.98, I). E agora, nos termos da Lei Federal 
n.9.099/95, atinente aos juizados especiais civeis e criminals, ja sao 
admissiveis a conciliagao e a transagao penais, para a maior efetividade da 
pacificagao tambem em materia penal. 

Destarte, e de suma importancia para sucesso e eficiencia da Conciliagao que 

as partes concordem com o metodo, aceitem de maneira voluntaria e dialoguem no 
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sentido de expor seus sentimentos e abolir as discordias, fazendo concessoes 

mutuamente. 

A legislagao vigente no Brasil usa este artificio de solugao dos conflitos 

principalmente quando os delitos cometidos sao aqueles previstos nas Leis 9.099/95 

e 10.259/01. 

A negociagao se fundamenta no convencimento. O negociador usando a 

tatica da persuasao tenta convencer as partes envolvidas a chegarem a um acordo 

com concessoes e ganhos para abas as partes. 

E necessario que, a pessoa encarregada da negociagao seja profunda 

conhecedora do problema e desfrute de confianga de todos os envolvidos na 

demanda. E primordial que o negociador faga um planejamento anterior para ser na 

negociagao. A negociagao pode acontecer isolada, anterior ou simultaneamente em 

relagao aos demais meios de resolugao pacifica de conflitos. 

A mediagao e um meio alternativo de solugao de disputas, litigios e impasses, 

atraves de um terceiro imparcial aceito pelas partes envolvidas. O mediador intervem 

entre partes promovendo o dialogo e usando de habilidade e conhecimentos, 

consegue o entendimento e soluciona a demanda. 

Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.34) definem a mediagao como sendo a 

intermediagao de um terceiro particular que atua objetivando trabalhar o conflito, 

advindo o acordo como mera consequencia. 

Conforme dito aihures, sera dado um maior enfoque a mediagao consistir na 

modalidade de solugao de conflitos que e apresentada na proposta de justiga 

restaurativa da Policia Comunitaria. 

1.2 A mediagao como forma alternativa de solugao de conflitos 

A mediagao e uma forma de solucao consensual de conflitos, desenvolvida, 

tal como se conhece hoje, na segunda metade do seculo XX, nos Estados Unidos. 

No Brasil, a partir da deeada de noventa, surgiram entidades voltadas para a pratica 

e sistematizagao da teoria da mediagao, que passou tambem a ser estudada em 

algumas instituigoes de ensino superior. 

Feitas essas consideragoes, e importante que se repita, uma vez que ja fora 

apresentado em outro momento, o conceito de mediagao. Segundo Sousa (2006): 

Mediagao e o metodo consensual de solugao de conflitos, que visa a 
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faciiitacao do dialogo entre as partes, para que melhor administrem seus 
problemas e consigam, por si so, alcancar uma solugao. Administrar bem 
um conflito e aprender a lidar com o mesmo, de maneira que o 
relacionamento com a outra parte envolvida nao seja prejudicado. 

A mediagao e mais adequada para aqueles conflitos oriundos de relagoes 

continuadas ou cuja continuagao seja importante, como as relagoes familiares, 

empresariais, trabalhistas ou de vizinhanga, porque permitira o restabelecimento ou 

aprimoramento das mesmas. A esses casos e mais adequada a mediagao, mas nao 

ha problemas em se utilizar outros metodos, da mesma forma que nao ha 

impedimento em se utilizar a mediagao para a solugao de outros tipos de conflitos. 

E o metodo mais indicado para esses casos porque possibilita a compreensao 

do conflito pelas partes, para que possam melhor administra-lo e evitar novos 

desentendimentos no future 

Cumpre observar que na mediagao, em regra, os conflitos so podem envolver 

direitos patrimoniais disponiveis ou relativamente indisponiveis. Isso porque apenas 

esses direitos podem ser objetos de acordo extrajudiciais. Feito um acordo, este 

pode ou nao ser homologado pelo Judiciario, a criterio das partes. 

Entretanto, conforme se vera adiante, vale ressaltar que a mediagao tambem 

pode ser feita em se tratando de materia penal. Nos casos de crimes sujeitos a agio 

penal privada ou a agio penal publica condicionada, a mediagao podera culminar na 

renuncia da queixa-crime ou da representagao. Nos casos sujeitos a agao penal 

publica incondicionada, a mediagao, e possivel, nao para que se transacione sobre o 

direito de agao, que pertence ao Estado, mas apenas para que as partes dialoguem, 

caso queiram preservar seu relacionamento. 

Toda agao da mediagao ocorre por meio do mediador, que e um terceiro 

imparcial, com competencia tecnica e eleito pelas partes. A competencia tecnica diz 

respeito a capacitagao do mediador, que envolve o conhecimento basico de 

psicologia, sociologia, tecnicas de escuta e comunicagao, formas de manejo dos 

conflitos, dentre outros. 

O mediador nao atua como advogado nem como psicologo nem como 

assistente social; atua como um mediador. Sua atividade pode ate ser considerada 

um novo tipo de profissao, embora os conhecimentos de outras areas sejam 

bastante uteis a mediagao, que e uma ciencia interdisciplinar. O mediador tern a 

fungao precipua de facilitar a comunicagao entre as partes. Sua fungao e conduzir o 

dialogo das partes, escutando-as e formulando perguntas. No projeto de policia 
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comunitaria visa-se capacitar o policial para que atuando dentro da comunidade e 

por meio do uso dessas tecnicas reduza a violencia e minimize os conflitos no seu 

nascedouro. 



CAPITULO 2 ASPECTOS DA SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL 

Uma vez que se pretende apresentar a Policia Comunitaria, calcada na figura 

do policial inserido na comunidade, agindo como mediador na busca da solugao dos 

conflitos, importa abordar a questao da Seguranca Publica no Brasil, como e tratada 

na CF./88, a forma que estao dispostas as policias e suas atribuicoes, bem como a 

necessidade que ora se impoe de se abandonar a ideia de policia eminentemente 

repressiva e buscar uma policia mais integrada a sociedade, detentora da 

credibilidade e confianga do meio social e, consequentemente, eficaz. 

A seguranga e uma necessidade fundamental do homem, desde os 

primordios quando comegou viver em grupo, a seguranga e defesa, eram tratadas 

com cuidado, sendo que os meios utilizados foram os mais variados, na idade da 

Pedra Lascada, por exemplo, utilizava violencia e forga fisica, nesta epoca pedra e 

pau serviam de armas. 

Com o decorrer do tempo o que se presenciou foi um avango, com a 

descoberta do fogo e posteriormente o polimento de pedras foi capaz de produzir 

instrumentos mais eficazes, tudo isso tendo como preocupagao a defesa do grupo. 

O surgimento dos exercitos armados denota bem a preocupagao de defesa do 

homem, que pretendia defender seus territories contra invasores. 

O Estado Moderno foi instituido para que a autotutela, o olho por olho dente 

por dente, fosse abandonado. Que fosse deixado de lado a lei do taliao, e ainda que 

os conflitos sociais fossem resolvidos com base apenas e tao somente na lei, que e 

o instrumento mais importante para efetiva aplicagao da Justiga, que deve pacificar a 

lide e possibilitar a vida em sociedade, com a observancia dos direitos e garantias 

fundamentals. 

O Estado visando cumprir seu papel, ou seja, manter a ordem publica e a paz 

social cria Leis e estabelece seu ordenamento juridico, acontece, todavia, que ao 

passo que a sociedade evolui traz consigo uma imensa e diversificada gama de 

conflitos interpessoais, fazendo surgir a violencia nas suas diversas formas e assim, 

dificultando a eficacia do controle estatal, tornando-se notavel a deficiencia do 

Estado em enfrentar estes problemas e o caos social existente na area da 

seguranga publica. 

A situagao da seguranga publica brasileira foi bem retratada pelo discurso do 
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vereador WILLIAM WOO1, PSDB-SP, que em Sessao: 283.2.53.em 19/11/2008, a 

seguir exposto: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que assistem 
a TV Camara, o Brasil esta em debito com a populagao. Desta vez, faltam 
delegados para dirigir as Policias Civis em 25 Estados brasileiros. 
Levantamento feito pelo jomal Folha de S. Paulo demonstrou que apenas o 
Estado de Sergipe e o Distrito Federal obedecem ao numero fixado por leis 
estaduais. 
Pela legislacao brasileira, o Pais deveria ter 15.475 delegados, mas possui 
apenas 11.304. Este numero foi aprovado por lei e calculado por criterios 
especfficos de cada Estado, como, por exemplo, o numero de habitantes e 
os indices de criminalidade. De acordo com especialistas ouvidos pela 
reportagem, o deficit, a burocratizacao da Policia Civil e a ma distribuigao do 
numero de delegados prejudicam as investigagoes, principal fungao da 
Policia. 
Recentemente os policiais civis do Estado de Sao Paulo promoveram uma 
greve, apoiada por colegas em todo o Pais, em que pediam, entre outras 
coisas, solucao para esse problema. 
A falta de profissionais capacitados tern como maior consequencia o 
prejuizo das investigagoes. Sem delegados, a abertura e a conclusao de 
inqueritos criminals ficam tremendamente prejudicadas, o que acarreta a 
falta de confianga da populagao, que, muitas vezes, desiste de procurar a 
Policia, pois fica desestimulada. Assim, aumenta tambem a impunidade. 
As Secretarias Estaduais da Seguranga Publica, em sua maioria, 
reconhecem o deficit no quadra de delegados. Treze Estados afirmam que 
concursos para a contratagao de policiais civis, inclusive de delegados, 
estao em andamento. 
Mas nao adianta apenas contratarem policiais. Nao adianta apenas suprir o 
deficit de servidores. E preciso investir nesses servidores, oferecer-lhes 
melhores condigoes de trabalho, programas de capacitagao, treinamentos, 
equipamentos modernos. E surpreendente o numero de policiais que 
acumula delegacias. Existe um delegado no Estado do Rio Grande do 
Norte, por exemplo, que cuida de 16 municipios do Estado, sem ganhar ao 
menos 1 adicional. 
Chamo a atengao para o fato de que nao devemos somente aumentar o 
numero de delegados de policia no Pais, mas tentar melhorar cada vez 
mais as condigoes para que a Policia Judiciaria possa agir. Temos de 
aumentar os salaries e, principalmente, garantir a formagao desses 
profissionais e criar um banco de dados criminal para todo o Pais. 
Precisamos investir em nossa policia, em todos os Estados. Investir na 
Policia e investir em nossa seguranga. 
Muito obrigado. 

Destarte, o Estado nao cumpre seu papel e as pessoas estao morrendo como 

se estivessem participando de uma guerrilha urbana. Assim, nao se pode permitir 

que a violencia seja a regrana sociedade brasileira, e a tranquilidade e a paz social 

excecoes, ou que possa alcanear apenas algumas familias ou alguns eleitos que 

possuem condigoes economicas para contratarem segurancas ou empresas 

especializadas em seguranga pessoal. A integridade fisica e um direito que deve ser 

1 http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML 

http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML
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efetivamente preservado. As pessoas precisam de uma protegao que seja efetiva. 

Assim sendo, a violencia apresenta-se como um fenomeno complexo, 

resultante de multiplos fatores, ou seja, economicos, politicos e sociais. Seu 

combate representa um verdadeiro desafio, que passam necessariamente por 

mudangas na estrutura do sistema atual de seguranca, principalmente no sistema 

organizacional das policias, que necessitam urgentemente de recursos tecnicos, 

humanos e primordialmente de mudangas na estrategia e filosofia de suas acoes. 

Analisando a situagao da seguranga publica no Brasil, o Presidente da 

Republica, Sua Excelencia Luiz Inacio Lula da Silva (2002, p.3) ao apresentar o 

projeto de Seguranga Publica para o Brasil, relatou sobre a violencia e a 

inseguranga presente em todos os setores da sociedade: 

O pais mergulhou na inseguranca e no medo. Ninguem esta protegido 
contra a violencia. O problema ocupa o centra das preocupagoes de todos 
nos e atravessa a sociedade de alto a baixo. 
Pobres e ricos sofrem com o avanco da violencia e da barbarie. PopulagSes 
inteiras na periferia das grandes cidades vivem sitiadas, sob o domfnio de 
criminosos de todos os tipos, inseguras frente as graves deficiencias das 
corporacoes policiais. A juventude pobre tern sido vitima de um verdadeiro 
genocidio, existindo areas onde os registros demograficos revelam um 
deficit de jovens do sexo masculino so comparavel ao verificado nos paises 
em guerra. 
Espalhando-se pelo pais a partir do pessimo exemplo emanado das altas 
esferas de nossa vida polftica, a corrupcao introduziu seus tentaculos 
tambem no interior dos aparelhos de seguranca, nos presidios e nas 
instituicoes destinadas a recuperacao de adolescentes infratores. 
Implantou-se um cenario de caos e descontrole. 
E urgente - inadiavel - dar um vigoroso basta a tal situagao. A reversao 
desse quadro calamitoso somente sera alcangada se os brasileiros se 
derem as maos em tomo de uma nova mentalidade diante do problema. 
Exige-se um novo comportamento da sociedade e a introdugao de 
profundas mudangas em todo o sistema de seguranga publica [...]. 

Ponderando os angulos da questao, pode-se afirmar que a recente escalada 

da violencia, as barbaries que se sobrepoem nos noticiarios, a fragilidade dos 

sistemas de seguranca publicos dos Estados imersos em desmando e corrupgao, 

sao situagoes reais no cotidiano brasileiro, alem de que o sistema carcerario nao 

consegue recuperar os criminosos. 

Segundo o Curso Violencia e Criminalidade oferecido pela Secretaria 

Nacional de Seguranga Publica (SENASP), (2008, p.02), diz: 

O Brasil nos ultimos anos passou a estar associado, tanto no ambito interno 
quanta internacionalmente, ao fenomeno do crime e da violencia. Tal 
situagao fica pautada pelos conteudos da midia nacional e estrangeira, 
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onde sao regularmente veiculadas, materias que mostram rebelioes de 
presos, conflitos entre a policia e movimentos sociais, sequestros, dentre 
outros. As estatisticas da violencia e criminalidade tambem mostram que a 
situacao merece ser analisada de forma seria e responsavel, para que as 
politicas publicas possam ser efetivas. 

Nesta otica, os anos se passaram e as politicas desenvolvidas nao surtiram 

efeitos visiveis, o panorama continua o mesmo, na midia as notfcias relacionadas 

com a violencia tornam-se mais frequente e os indices de pesquisas comprovam 

uma crescente dos numeros. 

Assim a sociedade clama por mudangas na politica de seguranga publica, 

tendo em vista que esta se mostra insuficiente e os que nao podem dispor de 

seguranga privada vivem amedrontados e refens de bandidos. Em algumas 

comunidades mostram um poder paralelo, caso comprobatorio e o surgimento das 

milicias em algumas favelas da cidade do Rio de Janeiro, que impoem cobrangas de 

mensalidades de comerciantes e populares para fazerem a seguranga no local. 

Luiz Otavio O. Amaral em seu artigo Violencia e crime, Sociedade e Estado 

(1998) compreendendo o problema, diz: 

A violencia e o crime (violencia reprimida formalmente pela lei), todavia, e 
comportamentos sociais inerentes a natureza humana; cada sociedade 
estabelece ate que ponto ha de tolerar a violencia. Assim o limite a violencia 
nao e apenas legal, mas, sobretudo social. A existencia do crime e fato 
social normal, embora sempre abominavel e logo punivel seu autor; anormal 
e patologico social e o crime em taxas altas. O crime para a sociedade e 
como a celula doente para o organismo humano, sempre ha e havera a 
celula maligna que e controlada e contida pela defesa organica, a doenca 
esta caracterizada com a alta taxa destas unidades morbidas, porem cada 
celula doente merece, por si so, tratamento. Dir-se-ia, com precisao, que a 
violencia, quando guiada por valores etico-sociais, nao pode ser descartada, 
pois um mal necessario e ainda inerente ao nosso estagio evolucional. 

O processo da globalizagao da economia e o advento de tecnologias 

avangadas marginalizaram as economias dos paises emergentes, em consequencia, 

nao conseguem obter um crescimento de renda proporcional ao crescimento da 

populagao. 

Esta situagao de desequilibrio faz aumentar o numero de desempregados, 

dos que vivem as margens da sociedade, de pobreza, ma distribuigao da renda, 

desestruturagoes familiares, etc. Fatores que desagregam pessoas; aumentam 

distancias; destroem a sociedade que, atrelados a desestruturagao da seguranga 

publica e aos elevados indices de impunidade, contribuem para o aumento da 

violencia. 
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Xavier (2007), advogado e professor, em seu artigo sobre Politicas Publicas 

de Seguranca Urbana escreveu: 

Dados da Secretaria Nacional de Seguranca Publica e do Sistema Unico de 
Seguranca Publica do Ministerio da Justiga, de 2004, revelam que os 
investimentos orcamentarios dos estados em seguranca publica somaram 
R$ 20 bilhoes, numa proporgao de R$ 104,00 por habitante. Na area da 
saude a relacao proporcional foi de R$ 267,00 por habitante. Policias 
estaduais e guardas municipals somadas t§m 3,5 profissionais de 
seguranga para cada mil habitantes, enquanto na area da saude existem 
6,4 de seus mais diferentes profissionais para cada mil habitantes. A 
violencia consome cerca de 10% do PIB nacional, com boa parte 
envolvendo gastos com artigos de seguranga: sistemas eletronicos, 
cameras, sensores, cercas eletricas, segurangas, caes, carros blindados, 
condominios fechados, isolamento da vizinhanga, monitoramento por 
telefone e GPS. Pesquisas do Instituto Futuro Brasil/2006 e lbope/2006 para 
a Confederagao Nacional da Industria mostram que para 73% dos 
brasileiros o medo da violencia tornou-se um problema tao nefasto quanta a 
propria violencia. A seguranga e nossa segunda preocupagao (23%), atras 
da corrupgao (27%), superando temas classicos como educagao (20%) e 
desenvolvimento economico (9%). 

Ainda sobre o assunto o noticiario Jornal Hoje2, edicao de 05/07/2009 

apresentou reportagem retratando sobre a situagao da violencia: 

De acordo com a Secretaria de Seguranga Publica de Sao Paulo, so nos 
tres primeiros meses de 2009 quase 200 mil roubos e furtos foram 
registrados no estado. Metade das agoes ocorreu no interior. Casas 
lotericas, postos de combustiveis e lojas estao na mira das quadrilhas. E o 
medo da populagao pode ser medido pelos numeros. Meio millhao de 
imdveis sao vigiados em todo pais. Dez mil empresas prestam seguranga 
particular no Brasil. 
"Se mudou a estrategia do crime hoje focando se mais na area eomerciai", 
diz policial. Segundo especialistas na area de Seguranga Publica, cerca de 
150 mil criminosos ja condenados ainda nao foram para a cadeia. Muitos 
estao foragidos e nao sao encontrados. 

Diante destes fatores e da preocupagao da populagao com a Seguranga 

Publica no Brasil, depreende-se a necessidade de politicas mais energicas e um 

tratamento mais prudente, que vise primordialmente instituir o que dispoe o texto 

constitucional. 

2.1 A Seguranga Publica na optica da Constituigao Federal de 1988 

No estudo da Seguranga Publica, mister se faz ratificar como o tema esta 

2 http://g1.globo.com/jomalhoje/0„MUL1112507-16022,00 

http://g1.globo.com/jomalhoje/0%e2%80%9eMUL1112507-16022,00
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disposto no texto constitucional brasileiro, demonstrando a quern compete a 

responsabilidade, como tambem a divisao e atribuicoes de cada instituigao policial. 

A Constituigao Federal Patria no seu art. 144 dispoe 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". 

Antes de adentrar no capitulo referente a Seguranga publica e delinear os 

orgaos competentes e suas respectivas atribuigoes, a Constituigao Federal do Brasil 

de 1988, ao tratar dos direitos e garantias fundamentals dos cidadaos, faz referenda 

a seguranga em seus artigos 5° e 6°, disposta da seguinte forma: 

No Art. 5°, caput da Constituigao Federal tern: "Todos sao iguais perante a lei, 

sem distingao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranga e a propriedade [...]". 

No Art. 6°, dispoe: "Sao direitos sociais a educagao, a saude, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a maternidade e a 

infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao". 

Pelo que dispoe o texto constitucional, a seguranga publica visa promover a 

protegao dos direitos individuals e garantir o exercicio da cidadania, cabe ao Estado 

propiciar a seguranga as pessoas e bens em toda extensao de seu territorio e ainda 

a defesa dos interesses nacionais, a obediencia as leis e a sustentagao da paz e 

ordem publica. 

Da Carta Magna, evidencia-se que as atividades da Seguranga Publica se 

desenvolveram baseadas nos principios da dignidade humana, da imparcialidade, 

da participagao comunitaria, da legalidade, da moralidade, da eficiencia, do 

profissionalismo, do uso limitado da forga, da e da responsabilidade, entre outros. 

A nova Carta representou, portanto, uma reforma na concepgao ideologica e 

doutrinaria da seguranga publica. Alem de "dever do Estado", a seguranga publica 

passou a ser tambem responsabilidade de todos, o que significa, formalmente, o 

reconhecimento de um Estado democratico, no qual a concepgao de ordem esta 

diretamente relacionada as atitudes e valores do cidadao, quer isoladamente, ou em 

coletividade. 

Destarte, numa sociedade democratica a responsabilidade pela manutengao 

da paz e observancia da lei e tambem da comunidade, e nao somente da policia, e 

necessario uma policia bem treinada, conhecedora de seus deveres e dos direitos 
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dos cidadaos, para que assim possa cumprir seu papel e ajudar a comunidade a 

combater a criminalidade. 

O Art. 144 da CF./88, diz que a seguranga publica e direito e responsabilidade 

de todos, o que leva a inferir que alem dos policiais, cabe a qualquer cidadao uma 

parcela de responsabilidade pela seguranga. O cidadao na medida de sua 

capacidade, competencia, e da natureza de seu trabalho, bem como, em fungao das 

solicitagoes da propria comunidade, deve colaborar, no que puder na seguranga e 

no bem estar coletivo. 

O art. 144 da CF./88 expoe ainda, que a seguranga publica e uma questao 

que diz respeito a todos, inclusive da sociedade e a importancia do tema e realgada 

na abordagem presente no Piano Nacional de Seguranga Publica que denota a 

imperiosidade da integragao das politicas sociais com as politicas de Seguranga 

Publica, descrito a seguir: 

Essas politicas integradas farao a mediagao entre as macro-politicas 
estruturais e as politicas publicas especializadas - ou seja, aquela 
intervengao topica especificamente devotada a prevencao da violencia via 
interceptacao das dinamicas que a produzem - , e deverao visar, pelo 
menos, as seguintes metas: (a) promogao da seguranga alimentar, 
acompanhada de educagao nutricional; (b) garantia das condigoes basicas 
de saude, o que envolve saneamento e habitagao; (c) garantia de renda 
minima; (d) redugao da violencia domestica contra mulheres e criangas, e 
protegao as vitimas (reeducagao dos agressores); (e) combate ao trabalho 
infantil e a toda forma de exploragao e abuso da integridade das criangas -
fisica, moral e emocional-; (f) qualificagao do atendimento escolar, com 
redugao da evasao; [...] (PNSP, p. 12-13). 

Este trecho expoe que o problema da violencia no Brasil ultrapassa os limites 

dos orgaos responsaveis, estando presente na esfera social, necessitando assim o 

desenvolvimento de politicas publicas e integrativas para que se possa enfrentar o 

problema com veemencia. 

A ideia das politicas publicas de seguranga tern amparo no artigo 6° da 

Constituigao de 1988 ao garantir que a seguranga e um "direito social", colocando-a 

mesmo patamar da educagao, saude, trabalho, moradia, lazer, previdencia, protegao 

a maternidade e a infancia e assistencia aos desamparados. 

Compartilha desta ideia, que a seguranga publica tambem e feita com 

politicas sociais, o antropologo, cientista politico, professor da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, ex-secretario nacional de Seguranga Publica, Luiz 

Eduardo Soares ao descrever: 
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O grande desafio esta em combinar geracao de emprego e renda com a 
sensibilidade para o imaginario jovem, para suas linguagens culturais 
especificas. Os jovens pobres das periferias e favelas nao querem uma 
integracao subalterna no mercado de trabalho. Nao desejam ser engraxates 
dos nossos sapatos, mecanicos dos nossos carros ou pintores de nossas 
paredes. Nao querem repetir a trajetoria de fracassos de seus pais. Nao 
pretendem reproduzir o itinerario de derrotas da geracao precedente. Os 
jovens pobres desejam o mesmo que os filhos da classe media e das elites: 
internet, tecnologia de ponta, arte, musica, cinema, teatro, TV, midia, 
cultura, esporte. Desejam espacos para expressao de sua potencialidade 
crttica e criativa; espacos e oportunidades para sua afirmacao pessoal; 
chances para alcancar reconhecimento e valorizacao, escapando ao manto 
aniquilador da invisibilidade social discriminatoria. Ha um grau de 
narcisismo que e saudavel, indispensavel, construtivo, como pre-condicao 
da autoconstrucao do sujeito, enquanto ser social cooperativo, solidario, 
disposto a jogar o jogo pacifico da sociabilidade. 
Portanto, as novas politicas publicas, voltadas para a disputa com o trafico e 
para a seducao da juventude, teriam de instituir-se em sintonia com os 
desejos e as fantasias que circulam nas linguagens culturais da juventude, 
combinando politicas de emprego e renda, capacitacao e complementacao 
educacional, com o desejo pelos temas e as praticas cujos eixos sao arte, 
musica, cultura e midia. (SOARES, 2003, p. 4 e 5). 

Assim, Soares (2003, p. 4 e 5) defende que o problema da seguranga e 

decorrente dos problemas sociais e por isso e necessaria uma politica que distribua 

renda, reduza as desigualdades, gerando empregos e renda e torne viavel a 

ascensao social, atraindo a juventude menos favorecida ao mercado de trabalho e 

consumo, e promover condigoes de integragao e cidadania, melhorando a qualidade 

de vida. 

A Constituigao Federal dispoe ainda sobre a fungao de cada instituigao 

(Federal, Rodoviaria Federal, erroviaria Federal, Civil, Militar e Corpo de Bombeiros), 

apontando as suas respectivas competencias. Entretanto, o que se observa e a 

impossibilidade de executar estas atribuigoes, pois as policias na sua maioria 

apresentam serios problemas estruturais, sejam faltam de recursos tecnicos ou 

humanos. 

A Policia brasileira encontra-se dividida em duas especies: Policia ostensiva e 

preventiva, representada pela Policia Militar, e Policia Judiciaria, representada pela 

Policia Civil. O art. 144 da Constituigao Federal, a Policia Federal, que exerce 

fungoes de Policia Judiciaria da Uniao, e as Policias ferroviaria federal e Rodoviaria 

federal. 

Lenza (2005 p.409) escrevendo sobre as forgas policiais disse: 

A atividade policial divide-se em duas grandes areas: administrativa e 
judiciaria. A policia administrativa (policia preventiva, ou ostensiva) atua 
preventivamente, evitando que o crime aconteca. Na area do ilicito 
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administrativo. Ja a policia judiciaria (policia de investigacao) atua 
repressivamente, depois de ocorrido o ilicito penal. 

Assim a Policia Administrativa representada pela Policia Militar, tern por fim 

prevenir crimes, evitar perigos, proteger a coletividade, assegurar os direitos de seus 

componentes e manter a ordem. Sua agio e preventiva, se exerce antes da infragao 

penal. 

A Policia Judiciaria destina-se a investigar os crimes que nao puderam ser 

prevenidos, descobrir seus autores e reunir indicios e provas contra estes para que 

o Ministerio Publico possa oferecer a denuncia, e ainda fungao desta, prender em 

flagrante os infratores da lei penal; executar os mandados de prisao expedidos pelas 

autoridades judiciarias e a atender as requisigoes destas. A policia civil e um 

exemplo de Policia Repressiva. 

As Policias Federals e Rodoviarias Federais, consideradas policias da Uniao, 

possuem departamentos especificos para a sua administragao. Esses 

departamentos compoem o organograma do Ministerio da Justiga. As policias civis, 

as policias militares e os corpos de bombeiros subordinam-se aos Governadores 

dos Estados, Distrito Federal e dos Territorios. E os Municfpios poderao constituir 

Guardas Municipals. 

Assim, nos Estados atraves das Policias Civis e Militares. Aquelas continua a 

assessorar o Poder Judiciario, colhendo provas e indicios para servirem de subsidio 

ao processo penal, e a estas cabe a denominagao de Policia Administrativa, 

Ostensiva e Uniformizada.. 

Outrossim, a midia, tanto escrita como falada, tern noticiado nos ultimos 

tempos de forma demasiada agoes policiais que mereceram reprovagao ou critica, 

fatos estes que mostram mortes de inocentes por engano, torturas, abuso de 

autoridade. Fatos estes que contribuem para aumentar o descredito com a 

populagao, e contribuir para que policia e sociedade se observem com desconfianga 

e nao como parceiras no combate aos crimes. 

E urgente a necessidade de formalizagao de um policiamento que tenha a 

confianga da comunidade, que sejam parceiras no combate a criminalidade, que 

juntas possam apontar as causas e possiveis solugoes dos delitos e assim com este 

elo de ligagao poder sonhar com um porvir mais pacifico. 
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2.2 As Instituicoes Policiais no cenario brasileiro 

Antes de falar diretamente do tema Policia Comunitaria, necessario se faz 

falar sobre as instituicoes policiais, sobre suas importancias na politica de seguranca 

publica, carencias nas estruturas fisicas e nos recursos humanos, a filosofia 

atualmente empregada na forma de policiamento e a relacao que mantem com a 

comunidade. 

Zanobini (1950, p. 17) apud Moraes (2005, p.709), diz que: 

A policia e a atividade da administracao publica dirigida a concretizar, na 
esfera administrativa, independentemente da sancao penal, as limitagSes 
que sao impostas pela lei a liberdade dos particulares ao interesse da 
conservacao da ordem, da seguranca geral, da paz social e de qualquer 
outro bem tutelado pelos dispositivos penais. Publica. 

Pelo texto constitucional o Estado nao e o unico responsavel pela seguranca 

publica, entretanto, mister se faz reconhecer o importante papel do aparelho policial 

na manutencao e preservagao da paz e ordem publica. 

As instituicoes policiais sao as principals ferramentas do Estado, para 

executar o seu piano de Seguranga Publica, responsaveis diretas pela manutengao 

da ordem publica, controle estatal e a paz social. 

Dalbosco (2007), ao escrever sobre a importancia da policia destacou: 

A importancia da policia pode ser resumida na celebre afirmativa de 
HONORE DE BALZAC: "os governos passam, as sociedades morrem, a 
policia e eterna". Na verdade, nao ha sociedade nem Estado dissociados de 
policia, pois, pelas suas proprias origens, ela emana da organizacao social, 
sendo essencial a sua manutengao. 

Desde que o homem concebeu a ideia de Governo, ou de um poder que 
suplantasse o dos individuos, para promover o bem-estar e a seguranga 
dos grupos sociais, a atividade de policia surgiu como decorrencia natural. 
A pratica policial e tao velha como a pratica da justiga; pois, policia e, em 
essencia e por extensSo, justiga. LEAL (1995, p.8), ao analisar o genese do 
poder e do dever de policia, afirma que: "a necessidade de regular a 
coexistencia dos homens na sociedade deu origem ao poder de policia.". 

Na abordagem sobre a seguranga publica na otica da Constituigao Federal do 

Brasil, mostrou-se que no art. 144, esta determinada a competencia de cada 

instituigao de seguranga delineando seus respectivos campos de atuagao. 

Acontece, todavia, que as estruturas fisicas e os contingentes humanos 

destas instituigoes, atrelados a filosofia estrategica escolhida, alem da falta de 
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parcerias com a comunidade tornam-se grandes empecilhos para execugao 

adequada de suas fungoes. 

O Piano Nacional de Seguranga Publica para o Brasil (2002, p.29) ao dispor 

sobre os principals problemas das instituigoes policiais no Brasil destacou: 

1) coleta, registro, producao, distribuicao e processamento precarios das 
informacoes, gerando dados, inconscientes e pouco confiaveis, e 
inviabilizando diagnosticos, analises prospectivas e definigao de orientacoes 
estrategicas; 
2) ausencia de planejamento, de avaliacao sistematica e de praticas 
corretivas; 
3) atendimento, servicos e produtos de ma qualidade; recrutamento 
deficiente e formagao precaria; 
4) abandono dos cuidados preparatories, necessario ao trabalho pericial: 
ausencia da cultura tecnico-policial nas esferas nao envolvidas diretamente 
com os setores policiais especializados; 
5) correicao quase inexistente, em decorrencia de inercia burocratica, 
restricoes normativas, inoperancia administrativa e, em alguns casos 
comprometimento corporativista: 
6) controle externo deficiente, em razao dos obstaculos a intervengao 
investigativa das ouvidorias e dos entraves a afirmacao de direcao interna; 
7) dissociacao conflitiva da outra Instituigao policial e dos demais agentes 
do sistema de justiga criminal (inclusive da Secretaria da Seguranga 
Publica), dada a autonomizagao dispersante das unidades (em particular, 
das delegacias distritais); 
8) delimitagao irracional (e dissociada das circunscrigoes da outra Instituigao 
policial) dos territorios jurisdicionais; 
9) despreparo no enfrentamento de questoes especificas como a violencia 
contra as mulheres, as criangas, as minorias sexuais e os negros, o que 
determina incompetencia na atuagao das Delegacias Especializadas de 
Atendimento as Mulheres, por ex; 
10) despreparo na aplicagao do Estatuto da Crianga e do Adolescente; 
11) formagao mais voltada a repressao do que a prevengao (o que 
caracteriza o conjunto das instituigoes da Seguranga Publica); 
12) grande quantidade dos policiais exerce funcao extra (bico), para 
complemento salarial em razao dos baixos salarios. 

Os problemas apontados mostram o descaso com a Seguranga Publica e a 

inexistencia de Politicas direcionadas para esta area, que apresenta um sistema 

composto por policiais que recebem baixos salarios, maus treinados e, dificilmente 

passam por cursos de aperfeigoamento, principalmente, na filosofia estrategica 

adotada. Problemas estes que tern levado varios policiais a procurarem uma 

atividade complementar no setor privado, mesmo sendo proibido pelos estatutos 

policiais. 

Ainda apontando problemas o Piano Nacional de Seguranga Publica (2002, 

p.40), retratou bem o cenario das delegacias brasileiras, as condigoes de trabalho, a 

escassez de recursos e a burocratizagao do atendimento ao publico, que dificulta o 

desenvolvimento adequado das fungoes e a consequente obtengao de resultados 
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satisfatorios: 

A burocracia e tanta que, entre a denuncia, o registro da ocorrencia e o 
inicio da investigacao, demoras e, freqOentemente, um periodo 
absolutamente incompativel com a agilidade indispensavel as 
investigagoes. Os policiais acabam impedidos de exercitar sua 
competencia, tal o peso da burocracia labirmtica. A delegacia brasileira 
tfpica parece a expressao mais eloquente dos aspectos improdutivos e 
paralisantes de nossa heranca colonial: para que um papel volte a ser um 
papel dotado de valor, isto e, converta-se em documento, e preciso 
submete-lo ao itinerario de varios endossos e revalidates cartoriais, 
envolvendo turnos diversos e mobilizando distintos profissionais. Isso tudo 
transcorre em ambientes fisicamente degradados, insalubres e hostis, 
extensoes esteticas da carceragem (ainda instaladas em delegacias, em 
quase todo o pais), que absorve todos os escassos recursos, quase todo 
tempo e a maior parte das preocupacoes dos delegados. Os policiais e o 
publico sentem-se desrespeitados pelo cenario decadente, tradugao 
sombria da negligencia governamental, que, infelizmente, ainda e a regra na 
maioria dos estados brasileiros. 

Beato Filho, no artigo Politicas publicas de seguranga: equidade, eficiencia e 

accountability (1998, p.7) descrevera: 

O tema "policia" e ilustrativo dos percalcos e vicissitudes que a seguranga 
publica enfrenta na formulagao de politicas nessa area no Brasil. A policia 
tern preenchido largos espagos na midia, especialmente no decorrer do ano 
que passou. Aos episodios de Carandiru e Vigario Geral, vieram somar-se 
os da Favela naval, em Diadema, e Cidade de Deus, no Rio, revelando um 
quadra de brutalidade policial cujas raizes parecem ser mais profundas que 
o ato de individuos isolados. 

No Brasil, a imagem das instituigoes policiais e fruto do autoritarismo vigente 

no pais na epoca ditatorial, reflexo disso foi a ruptura entre sociedade e policia como 

se a policia nao fizesse parte da sociedade, sendo vista como antidemocratica, 

truculenta, conservadora e corrupta. Instituigao esta, criada para atender uma 

pequena classe dominante, das camadas de excluidos socialmente. 

Nesse sentido o Piano Nacional de Seguranga Publica (2002, p.5) enfatiza 

estes problemas no seio das instituigoes policiais, apontando-os como responsaveis 

pelo aumento da violencia, ao afirmar que: 

O fato e que ninguem esta livre da violencia criminal. Esse carater universal 
ou difuso da inseguranga e confirmado pelo fracasso das politicas de 
seguranga truculentas, praticadas nas ultimas decadas na maioria dos 
estados [...] Todos acabam sendo prejudicados, ate mesmo as elites, a 
quern nao interessa uma policia incompetente e cumplice do crime. Esse 
descalabro produziu uma sucessao de desastres e concorreu para a 
geragao do quadra de impunidade, irracionalidade, ineficiencia e barbarie 
que herdamos, alem de ter contribuido para degradar as instituigoes 
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policiais, tornando-as mais arbitrarias, violentas e corruptas, e aprofundando 
o fosso que as separa da populagao. 

Destarte, a impunidade tambem contribui para o aumento da violencia, ela 

demonstra a inoperancia do estado e a timidez no combate aos crimes, situacoes 

que encorajam aos delinquentes a continuarem praticando e outros a iniciarem a 

pratica, porque nenhuma causa e mais poderosa, na geragao de impulsos para a 

pratica criminosa, do que a impunidade. 

Comum tambem a presenca de desvios de condutas por parte dos policiais, 

como por exemplo, a composigao e participacao em grupos de exterminios, como 

constatou a CPI destinada a investigar a agao criminosa das milicias e dos grupos 

de exterminio em toda a regiao nordeste, e no relatorio final desta comissao que 

teve como Presidente: Deputado Bosco Costa, Vice-Presidente: Deputado Vicente 

Arruda e Relator o Deputado Luiz Couto (2005, p.25 e 26), descreve sobre a 

composigao destes grupos: 

Os grupos de exterminios sao constituidos em sua maioria por agentes 
publicos policiais civis, militares e agentes penitenciarios, enfim, por um 
pessoal que tern uma forca muito grande e possui informagoes, armas e 
condigoes para agir. Ainda se incluem nessa composigao variavel: ex-
policiais expulsos da corporagao, devido a participagao em atividades 
ilicitas; policiais na ativa, que utilizam estes grupos como um meio de 
aumentar os seus salarios; individuos contratados como seguranga privada; 
grupos que participam de organizagoes criminosas vinculadas ao trafico de 
drogas e outras atividades ilicitas; e grupos que nao guardam relagoes 
especificas com o crime organizado, mas exercem o controle de 
determinadas regioes com a desculpa de garantir a 'seguranga' de seus 
moradores - esse tipo e muito comum em bairros perifericos das grandes 
cidades. Tambem existem organizagoes que contratam vaqueiros. 

Nao e raro as vezes em que noticiarios e denuncias apontam para os casos 

de corrupgoes dentro das corporagoes policiais, os homens que deviam cuidar da 

seguranga e combate ao crime se aliam e tornam-se cumplices de bandidos e 

organizagoes criminosas, fatos que dificultam na solugao e saneamento dos 

problemas, alem de que crimes desta natureza so fazem com que a instituigao perca 

credibilidade perante a populagao. 

As instituigoes policiais, Civil e Militar, parecem forgas estranhas e em alguns 

lugares disputam espagos e possuem rivalidade ao inves de parcerias. Nas policias 

brasileiras a tomada de decisoes e mantida de modo arcaico, ou seja, o chefe 

manda e a tropa obedece com pouca circulagao de opinioes e de propostas, as 
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estrategias de policiamento e as decisoes sao tomadas sempre a partir de criterios 

internos, segundo o juizo do comando ou mantendo a tradigao. 

Destarte, e preciso adequar o trabalho policial as demandas atuais da 

sociedade, respeitar as especificidades das instituigoes, orientando para um 

planejamento de prevengao da violencia, utilizar a inteligencia nos processos 

investigativos e no controle da criminalidade; instituir a filosofia da necessaria 

relagao com a comunidade, da policia como um servigo publico voltado para a 

protegao e defesa da cidadania. 

Diante do panorama atual da Seguranga Publica e ao analisar os principais 

problemas que esta enfrenta, Souza (2008) aponta algumas medidas para que o 

Estado possa enfrentar o problema: 

A implementagao de politicas preventivas - para o incremental da 
inteligencia e capacidade investigativa das policias, de mecanismos de 
controle da agio policial e de participacao e acoes de autogestao para a 
resolugao de conflitos em locais com altos indices de criminalidade -
deveria se constituir como parte fundamental da agenda da maioria dos 
gestores da seguranca publica.F....] Na resposta a questao do controle da 
violencia esta em jogo o tipo de contrato existente entre a sociedade e o 
Estado. Nao podemos esperar uma solucao magica para o problema. O fato 
e que uma visao verdadeiramente universalista da seguranga publica 
permitiria antecipar-se ao conflito com a satisfagao dos direitos sociais, 
principalmente dos grupos mais vulneraveis [...]. 

Assim sendo, segundo Souza (2008), pode-se observar que a seguranga 

Publica necessita de mudangas estruturais e filosoficas, pois alem da informatizagao 

ele defende a instituigao de resolugoes de conflitos nos locais, prevalecendo a ideia 

do policiamento preventivo e ainda a formulagao de parcerias com a comunidade. 

Nesse contexto e importante a capacitagao dos componentes humanos, com 

treinamento adequado, para que a atividade desenvolvida condizentes em leis e 

estatutos; alem de recursos materiais adequados, para que possa ser formulado um 

banco de dados, propiciando elementos para um estudo criminologico e 

posteriormente adogao de medidas e filosofias preventivas, se antecipando e 

evitando a ocorrencia dos delitos. 

Convergente com o pensamento que as mudangas devem ocorrer no modelo 

e na estrutura discorre o Piano Nacional de Seguranga Publica para o Brasil (2000, 

p.52), ao propor como solugoes: 

A otimizagao de recursos propiciara o aprimoramento do aparelho policial 
com melhorias tecnologicas e investimentos. [...] As mudangas mais 
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profundas na seguranga publica, que demarcarao o fim do modelo de 
policia criado nos periodos autoritarios, exigem o estabelecimento de um 
novo marco legal para o setor de seguranga. 

Depreende-se, que o modelo atual exige mudangas, principalmente por ainda 

possuir caracteristicas adquiridas no periodo autoritario e mostrar-se conservador e 

desatualizado, precisa assim migrar para um modelo que abra espago para a 

participagao popular. 

Concernente a mudangas, Neto (2000) apud Dalbosco (2007) , defende que 

as mudangas devem passar necessariamente na forma de relacionamento com a 

comunidade e afirma o seguinte: 

As atuais reformas na area policial estao fundadas na premissa de que a 
eficacia de uma polftica de prevengao do crime e produgao de seguranga 
esta relacionada a existencia de uma relagao solida e positiva entre a 
policia e a sociedade. Formulas tradicionais como sofisticagao tecnologica, 
agressividade nas ruas e rapidez no atendimento de chamadas dos 190 se 
revelam limitadas na inibicao do crime, quando nao contribuiram para 
acirrar os niveis de tensao e descrenga entre policiais e cidadaos. Mais 
alem, a enorme desproporgao entre os recursos humanos e material's 
disponiveis e o volume de problemas, forgou a policia a buscar formulas 
alternativas capazes de maximizar o seu potencial de intervengao. Isto 
significa o reconhecimento de que a gestao da seguranga nao e 
responsabilidade exclusiva da polfcia, mas da sociedade como um todo. 

Segundo Dalbosco deve haver uma estreita relagao entre Policiais e os 

diversos segmentos da sociedade, com lideres religiosos, sociais, representantes do 

poder executivo, representante do poder legislativo, comerciantes, para que assim, 

em conjunto possa ser desenvolvido um trabalho auxiliar de combate as causas da 

violencia, causas estas identificadas pelos moradores da area, que tambem sao 

parceiras da Policia. 

Efetivar a participagao de policiais em eventos civicos, culturais e assim 

contribuir para que a Policia seja vista como mais um integrante da comunidade. 

Importante que se implemente um gerenciamento moderno que possa separar as 

fungoes administragao e atendimento ao publico do trabalho policial, para que esse 

se concentre em suas atribuigoes basicas de investigar crimes e instruir inqueritos 

normalmente desenvolvidos em condigoes precarias. 

Assim, para que o Estado possa apresentar um efetivo combate ao problema 

da violencia que se apresenta de forma diversificada e complexa, a Seguranga 

publica, e em especifico as instituigoes policiais necessitam de mudangas, tanto 

estruturais, fisicas, aprimoramento do efetivo humano e indubitavelmente a 
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formulaeao de uma parceria com a comunidade. 

Nesse contexto e com estas caracteristicas, apresenta-se a policia 

comunitaria, que, instituindo uma nova filosofia de trabalho e um planejamento 

estrategico adequado, baseia-se numa estreita relagao com a comunidade para 

enfrentar os problemas da violencia. O programa de Policia Comunitaria sera 

analisado de forma pormenorizada no capitulo que se segue. 



CAPITULO 3 A POLiCIA COMUNITARIA COMO FATOR DE PREVENGAO DA 
VIOLENCIA 

Diante das circunstancias apresentadas em linhas preteritas onde se 

demonstrou a atual conjuntura da e Seguranga Publica a inocuidade de suas 

instituigoes policiais no combate a violencia, agora se apresenta o modelo de Policia 

Comunitaria, que baseado na prevengao criminal e no uso da mediagao como forma 

alternativa e nao jurisdicional de solugao de conflitos, procura gerar nos cidadaos um 

sentimento de satisfagao com o servigo no enfrentamento da violencia. 

O atual modelo de policiamento, baseado na repressao, resulta no 

distanciamento entre as forgas policiais e a sociedade. No Brasil a violencia e uma 

das principais preocupagoes da sociedade, que permanentemente convivem com o 

sentimento de inseguranga, de desamparo e de medo. 

A proposta de Policia Comunitaria compreende uma nova forma de fazer 

Seguranga Publica, traz no seu seio a perspectiva de um policiamento preventivo, 

calcada na essentia de uma policia social, com desenvoltura para acompanhar a 

evolugao das distintas ocorrencias que se manifestam no cotidiano, sobretudo, 

empregando novas tecnicas e desenvolvendo novas mentalidades no agir e pensar 

das instituigoes policiais. 

3.1 Pressupostos da teoria de policia comunitaria 

A modalidade de Policia Comunitaria apresenta o Japao como referenda, 

sendo um dos primeiros paises do mundo a utilizar esta filosofia de policiamento, 

como pode ser constatada em Marcineiro (2009, p.47): 

O Japao figura como uma das principais referencias de policia comunitaria 
para todas aquelas policias que querem evoluir para esta filosofia de 
trabalho policial. Consta que ele comecou a desenvolver o processo de 
Policiamento Comunitario e a filosofia da Policia Comunitaria por volta de 
1879, sendo um dos mais antigos. Apresenta um modelo bastante peculiar, 
calcado numa ampla rede de postos policiais, num total de 15.000 em todo 
o pais, denominados Kobans e Chuzaishos, que possibilitam uma grande 
interacao entre a Policia e a comunidade. 

Com o passar do tempo, o crescimento das cidades ensejou o aumento dos 

conflitos interpessoais, ocasionando o aumento da violencia que atingiu indices 

inaceitaveis em varios paises, apontando assim, a deficiencia do sistema vigente e a 
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necessidade do surgimento de novos modelos. 

Ja na decada de 60 eclodiram movimentos sociais em diversos paises, 

consequentemente aumentaram os conflitos e a violencia. Detectou que o modelo 

de policiamento baseado na repressao e fazendo uso da forga distanciava as forcas 

policiais da populagao, aumentando cada vez mais a aversao. Neste contexto, 

surgiu a necessidade de despontar novos modelos e Segundo pode-se constatar em 

Mesquita Neto (2004) apud Marcineiro (2009, p.47) a filosofia de Policia Comunitaria 

foi preferida em varios lugares: 

A policia comunitaria ganhou forca a partir das decadas de 70 e 80, devido 
as inovacoes apresentadas pelas Policias de varios paises, as quais se 
reestruturaram e aprimoraram a forma de lidar com a criminalidade, 
principalmente com a aproximaeao com a comunidade. Atualmente, o 
Canada apresenta um policiamento comunitario bastante desenvolvido, 
sendo considerado um dos melhores do mundo, tendo toda sua estrutura 
voltada ao emprego da policia comunitaria. 

Ainda segundo, Marcineiro (2009, p.48) Outros paises europeus tambem 

desenvolveram a modalidade de Policia Comunitaria: 

Na Franca, a concepgao de Policia Comunitaria passou a ser adotada por 
volta de 1989, com o objetivo de aproximar a Policia da comunidade.[...].Na 
Espanha, segundo Oliveira (2006), o sistema de policia e composto por 
duas forcas de seguranga, caracterizado como sendo semidescentralizado: 
a Guarda Civil e o Corpo Nacional de Policia. A primeira e uma forca de 
natureza militarizada, sob a tutela concomitante dos ministerios do interior e 
da defesa. A outra, de natureza civil, depende o ministerio do interior e 
executa seu trabalho nas capitals provinciais e em niicleos urbanos com 
mais de 25 mil habitantes. 

Diante destas afirmativas do autor, percebe-se que a filosofia de Policia 

Comunitaria foi instituida e desenvolvida para fortalecer os lagos entre as instituigoes 

policiais e os cidadaos e torna-las aliadas no combate a criminalidade. Aposta-se 

nesta alianga, tendo em vista que os moradores sao os maiores conhecedores dos 

problemas que assolam a comunidade e os maiores interessados em soluciona-los. 

Marcineiro (2009, p.49), destaca que: 

A filosofia de Policia Comunitaria no Brasil coincide com o periodo de 
abertura democratica e com a Constituigao de 1988, quando se passa a dar 
enfase a protegao dos direitos e liberdades individuals frente as ameagas a 
eles, representada pela forga e poder das instituigoes do estado e a 
protegao da vida e da propriedade dos cidadaos. 

A constituigao Federal do Brasil de 1988 em seu artigo144, caput dispoe: "A 
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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 [...]". 

Deste modo, a CF./88, preconiza a participagao da sociedade civil na tomada 

de decisoes e ao abordar a Seguranga Publica atribui a todos a responsabilidade, 

legalizando assim a ampla participagao nas questoes relacionadas ao assunto. 

Neste sentido, Marcineiro (2009, p.83) descreveu: 

O legislador incluiu, ainda, no texto do artigo 144, que todos possuem direito 
a seguranca publica, mas manifestou que todos tambem tern a 
responsabilidade de preservar a ordem publica, dividindo com a sociedade 
este 6nus.[...].[...] Ao mesmo tempo que o Estado assume o dever para com 
a seguranca publica e define as ferramentas que serao empregadas, 
tambem atribui a todos a responsabilidade pela seguranga publica.[....]. 

Destarte, o modelo de Policia Comunitaria apresenta-se como medida de 

enfretamento para os problemas da Violencia baseado em uma parceria com a 

comunidade e esta em uso em varios paises. Esta modalidade prima pelo servigo 

policial direcionado para a prevengao, incentivando a aproximagao entre o policial e 

a comunidade, aumentando a confianga entre os dois e possibilitando uma mutua 

cooperagao, na qual, nao so a seguranga publica sera favorecida, como, tambem, a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Este contexto se coaduna com o conceito de policiamento comunitario trazido 

por Trojanowicz e Bucqueroux (1994, p. 4) apud Marcineiro (2009, p. 113), ao dizer 

que: 

Policiamento comunitario e uma filosofia e uma estrategia organizacional 
que proporciona uma nova parceria entre a populagao e a policia. Baseia-se 
na premissa de que tanto a policia quanta a comunidade devem trabalhar 
juntas para identificar, priorizar, e resolver problemas contemporaneos tais 
como crime, drogas, medo do crime, desordens fisicas e morais, e em geral 
a decadencia do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da 
vida na area. 

Ferreira (1995 p.57) apud Dalbosco (2007, p.41) conceitua Policiamento 

comunitario como sendo: 

Policia Comunitaria e o policiamento mais sensivel aos problemas de sua 
area, identificando todos os problemas da comunidade, que nao precisam 
ser so os da criminalidade. Tudo o que se possa afetar as pessoas passa 
pelo exame da Policia. E uma grande parceria entre a Policia e a 
Comunidade. 
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Depreende-se que esta nova filosofia busca uma aproximacao entre policia e 

comunidade, ja que atualmente encontram-se afastadas, principalmente porque o 

modelo de radio patrulha atende o cidadao somente no momento de afligao, quando 

o delito ja se consumou ou esta na iminencia de acontecer. O policiamento 

comunitario atraves de estudos e coletas de dados buscara conhecer os problemas 

da localidade e formalizara um planejamento para combate-los, principalmente 

adotando medidas preventivas. 

Segundo Trojanowicz e Bucqueroux (1999) apud Marcineiro (2009, p. 119), 

para atender os requisites e atingir os fins desejados o modelo de Policia 

Comunitaria deveria desenvolver suas politicas, praticas e procedimentos baseados 

em dez principios, que sao: Filosofia e Estrategia Organizacional; Comprometimento 

com a Concessao de Poder a Comunidade; Policiamento Descentralizado e 

Personalizado; Resolugao Preventiva de Problemas, a Curto e Longo Prazo; Etica, 

Legalidade, Responsabilidade e Confianga; Extensao do Mandato Policial; Ajuda 

para as Pessoas com Necessidades Especificas; Criatividade e Apoio Basico; 

Mudanga Interna e Construcao do Futuro. 

Ponderando os principios citados, pode-se observar que a modalidade de 

Policia comunitaria pondera uma filosofia desenvolvida e baseada em estudos e 

dados, para que possa definir uma estrategia de enfrentamento dos problemas 

fundado nos conhecimentos que se tern da comunidade e de seus problemas. 

No enfretamento da violencia, a comunidade tera poder de opiniao, sendo ela 

a principal conhecedora do problema sera valorizada a sua ideia e assim a 

instituigao adotara medidas para soluciona-los, sejam elas imediatas ou mediatas. 

Os principios apontam ainda para um policiamento baseado na etica e na 

confianga, entre policiais e comunidade, para isto o policial deve permanecer muito 

tempo na mesma localidade, evitando a rotatividade e consequentemente sendo 

conhecido dos moradores, devendo ainda promover eventos e envolver os 

moradores e convence-los a participarem do projeto. 

Deste modo, a filosofia de Policia Comunitaria, orientada para por uma 

estrategia de policiamento preventivo, baseada eu uma parceria com a comunidade, 

estimulando a participagao desta no combate a criminalidade demonstra avangos 

em relagao ao policiamento tradicional, baseado na repressao. 



42 

3.2 As inovagoes trazidas pelo programa de Policia Comunitaria 

O modelo tradicional de policiamento, prima pela pratica da repressao para 

manutengao da ordem publica, ou seja, em regra e acionada quando um delito 

acontece, sendo deslocado ate o local uma equipe para verificar a ocorrencia do 

crime e se possivel efetuar a prisao do criminoso. 

Este modelo e baseado tambem na centralizagao das tomadas de decisoes, 

estas ocorrem sempre de maneira vertical e sao baseadas nos principios da 

disciplina, hierarquia e obediencia as normas regimentals. 

Marcineiro (2009, p. 95) escrevendo sobre esta forma de policiamento disse: 

"Os modelos tradicionais, aplicados ate entao, referem-se a simples fiscalizagao da 

lei, cujo ciclo de policia convencional consta do patrulhamento, prisoes de 

criminosos e encaminhamento destes a justiga". 

Essa forma de agao policial terminou causando um distanciamento entre 

policia e comunidade, ou seja, o policial esta treinado para atender ocorrencia, tendo 

como instrumento de trabalho o radio e a viatura. 

Este panorama revela que a policia e a comunidade parecem corpos 

estranhos, distantes, e assim, contribui para que o policial nao entenda os conflitos 

existentes na sociedade, pois em seu servigo, cumpre determinagoes de superiores 

e relaciona com equipamentos de trabalho. 

Neste sistema o policial e anonimo, e o da escala de servigo e mero 

componente de uma equipe policial que trabalha como repressora, preocupada com 

o tempo de resposta e em prestar contas com seu superior ao final do servigo. O 

dialogo com o cidadao existe apenas quando ele e vitima de algum delito e aciona 

uma guamigao de radio patrulha. 

Assim, esta forma de policiamento, desempenha suas fungoes e toma 

decisoes diretamente atreladas aos regulamentos e as determinagoes impostas 

pelos comandantes e superiores que nao possuem contato direto com a populagao e 

nao conhecem as causas dos problemas que afligem a comunidade, sendo que sua 

eficiencia sera medida pelo tempo de resposta na solugao aos delitos. 

Esse distanciamento favorece e fomenta em desrespeitos reciprocos aos 

direitos dos cidadaos e dos policiais, tendo em vista nao haver qualquer afetividade 

ou relagao entre eles, e a vitima muitas vezes quer seu problema resolvido 

imediatamente e o policial nao tern como atender, gerando discordia e 
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desentendimento. 
A filosofia de Policia Comunitaria busca corrigir estes erros, partindo da 

premissa que e fundamental formar uma parceria com a comunidade, procurando 

aplicar um policiamento orientado e estrategicamente definido, visando uma 

aproximacao com os moradores e, sobretudo, instituindo agoes preventivas 

objetivando prevenir que os delitos acontegam e proporcionar aos moradores da 

comunidade a melhoria da qualidade de vida. 

Neste sentido e corroborando com esta ideia Marcineiro (2G09, p. 95) 

escreveu: 

A evolugao para a filosofia da policia comunitaria e muito mais do que 
engajar as policias nas atividades de assistencia social as comunidades 
carentes. E uma filosofia de trabalho policial, extremamente adequada ao 
exercicio do poder de policia num Estado Demoeratico de Direito, voltada 
para a preservacao da ordem publica e engajada na construcao de 
comunidades mais seguras e solidarias. 

Em locais onde foram implantados os programas de Policia Comunitaria os 

resultados sao satisfatorios, como afirma Marcineiro (2009, p. 50): 

Em Sao Paulo, em 1985, durante o governo Franco Montoro, o governo do 
Estado comecou a criar conselhos comunitarios de seguranca em algumas 
localidades, existentes ate hoje, que se reunem regularmente e contam com 
a participagao do delegado responsavel pela Policia Civil, do oficial 
responsavel pela Policia Militar e de representantes da comunidade. 
Estas reuniSes, normalmente em localidades que apresentavam grandes 
indices de criminalidade, produziram resultados surpreendentes de redugao 
dos indicadores de violencia apos os trabalhos em conjunto envolvendo a 
policia, entidades e a comunidade. 
[...] no Jardim Angela, em Sao Paulo/SP, onde, de acordo com a ONU, era 
o local mais violento do mundo, com trinta homicidios por dia. O trabalho 
persistente e integrado da policia e da comunidade local produziu os efeitos 
preconizados pela filosofia da policia comunitaria de melhoria da seguranga, 
confianga mutua e melhoria da qualidade de vida. 

Deste modo, o programa de Policia Comunitaria se devidamente instituido e 

acompanhado, produz resultados satisfatorios e consegue realmente diminuir os 

indices de violencia, como ficou demonstrado nos exemplos supracitados. 

Da parceria com a comunidade busca conhece-ia, colher dados e 

informagoes para as agoes sejam orientadas e precisas, esta ideia e defendida por 

Marcineiro (2009, p. 189): 

O primeiro passo para ter um trabalho cientifico de monitoramento dos 
processos de Preservagao da Ordem Publica deve ser no sentido de montar 
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bancos de dados confiaveis, aos quais se possa consultar sempre que se 
queira os indicadores de situagao de alguma pratica delituosa ou de agio 
policial. A partir desses dados, pode-se direcionar o emprego dos recursos 
para melhorar os indicadores de produtividade e qualidade das diversas 
organizagoes policiais. 

Destarte, o policial integrado com a comunidade, conhecendo os problemas 

locais elaborara o planejamento operacional baseado em dados, destinara mais 

atencao aos locais de maiores indices de ocorrencias e assim podera desenvolver 

um trabalho preventivo, ou seja, se antecipando aos fatos e diminuindo o numero de 

crimes. 

Esta filosofia atende ao que se espera de uma instituigao policial inteligente, 

planejando suas agoes a partir de dados coletados, permitindo que os integrantes da 

comunidade participem deste planejamento, apontando os problemas e sugerindo 

mudangas. 

Para Mesquita Neto (2004) apud Marcineiro (2009, p.95): 

A integragao dos processos que condicionam medidas preventivas e 
medidas terapeuticas, em conjunto com as medidas repressivas e punitivas, 
dara apoio as estrategias administrativas e operacionais, estimulando a 
participag§o, a integragao, o dialogo, a confianga, o cumprimento da lei e a 
valorizagao do poder publico, dentre outras. Sao partes construtivas desta 
ideia de um policiamento realizado para e com a comunidade contra 
aqueles que comprometem a ordem publica. 

O projeto visa um servigo prestado com qualidade, com profissionais 

preparados, com transparencia, respeito aos direitos constitucionais, com 

valorizagao dos direitos humanos e estimulando o exercicio da cidadania e 

consequentemente a participagao comunitaria. 

O policiamento comunitario prioriza a defesa da vida e a dignidade das 

pessoas, atraves de um trabalho preventivo que se antecipara aos crimes, evitando 

prejuizos, diminuindo os indices de violencia e aumentando a sensagao de 

seguranga. 

Apresentado os pressupostos basicos, os principios e as inovagoes inerentes 

a filosofia de Policia Comunitaria, nas linhas sequentes sera delineado sobre a 

impiantagao e forma de policiamento que adota este programa. 
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3.3 Implantagao do projeto de Policia Comunitaria 

Para compreender o programa de Policia Comunitaria faz-se necessario que 

se conhega sua estruturagao, funcionamento e as fungoes que desempenham seus 

agentes, estes assuntos serao delineados neste topico. 

A implantagao do projeto de Policia comunitaria requer a jungao de varios 

fatores que serao indispensaveis para funcionamento adequado, tais como: a 

formagao da base comunitaria, pautada no recrutamento voluntario de policiais para 

participar do projeto; treinamento adequado destes policiais; analise dos problemas 

da comunidade, a formulagao de um conselho comunitario de seguranga, como 

tambem a elaboragao de um planejamento estrategico para enfrentar os problemas 

e o devido acompanhamento e desenvolvimento das estrategias escolhidas. 

Para Marcineiro (2009, p. 135): 

Um elemento important© para a policia comunitaria sao os postos 
descentralizados de seguranca publica. Estes sao as bases operacionais 
dos policiais no cerne da comunidade, onde o policial fica locado para 
atender a sociedade local. 

Todavia, o policial nao deve ficar adstrito ao ambiente fisico, ele deve 
realizar as rondas locais e ir ao encontro da comunidade, nao, 
simplesmente, esperando que esta venha ate eie.E importante criar um 
posto onde o policial fique em evidencia, que seja de facil acesso a 
populacao[...]. 

A base comunitaria sera o local de atendimento aos moradores, como 

tambem o local para a comunidade tratar com os policiais os problemas e propostas 

para tentar melhorar a seguranga e a qualidade de vida dos moradores da 

localidade. Esta devera disponibilizar dependencias necessarias ao bem estar dos 

policiais e bom atendimento ao publico, alem de uma estrutura necessaria ao bom 

desempenho da atividade policial. 

O comandante da base juntamente com os demais policiais devera ser 

devidamente apresentado a comunidade e se disponibilizarem a ouvirem os 

moradores, ou seja, reclamagoes, opinioes, sugestoes e ao final fazer as devidas 

orientagoes para o bom desempenho do projeto. 

Marcineira (2009, p.136) defende a descentralizagao nas tomadas de decisao 

no seio da instituigao policial ao afirmar que: "na policia comunitaria, espera-se que 

os policiais possam desempenhar as suas fungoes com maior liberdade, com maior 
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poder de decisao, nao tendo todos os atos vinculados as ordens de seus 

superiores". 

O mesmo autor acrescenta, ainda, que: 

O modelo estrutural descentralizado admite a implementagao de agoes 
policiais pontuais para cada comunidade, objetivando atingir problemas 
caracteristicos de cada regiao. O desencadeamento de solucoes globais 
para comunidades com grande distincao social, economica, cultural, 
polftica, dentre outras, traz infimos resultados. 

A interacao policia comunidade visa aumentar o poder de decisao, 

intervencao, e de participagao de comunidades organizadas na definicao, 

planejamento e controle da seguranga publica. E a instituigao policial agindo com 

legitimidade possa ser instrumento de garantia de distribuigao justa e igual dos 

direitos de cidadania garantindo a todos o acesso a justiga, sem distingao de raga, 

religiao, opgao sexual, partidaria, ou de status socioeconomico. 

Em relagao ao poder, este deve ser inerente a todos os integrantes da Policia 

Comunitaria, que visa corrigir um grande empecilho presente na estrutura da Policia 

Convencional, ou seja, permitir que o policial agindo legalmente e com a devida 

responsabilidade possa resolver os problemas sem necessitar consultar o comando 

ou um superior como acontece atualmente. 

Ha que salientar a necessidade de qualificar o policial antes de delegar 

autonomia para tomar decisoes e resolver problemas, Marcineiro (2009, p. 137), 

argumenta neste sentido: 

[...] as instituicoes policiais deverao voltar seus esforcos com fito de dar aos 
seus membros conhecimento tecnico e legal suficiente para 
desempenharem suas fungoes junto a comunidade. Deverao proporcionar 
treinamentos mais prolongados e com nivel mais elevado, revendo alguns 
conceitos tradicionais, procurando formar um policial que tenha capacidade 
de deliberar junto a comunidade sobre problemas referentes a ordem 
publica local. 

Inicialmente e valido ressaltar que o bom desempenho de qualquer atividade 

necessita da presenga obrigatoria de querer, saber e poder, assim, o policiamento 

comunitario, como modalidade de policia inteligente, deve recrutar seus integrantes 

baseados na voluntariedade, ou seja, que o policial tenha o interesse e perfil para 

integrar a Policia Comunitaria. 

O policiamento deve ser feito de preferencia a pe, modalidade em que o 
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policial tera um maior contato com os moradores e consequentemente um maior 

dialogo, favorecendo a troca de informagoes e o conhecimento dos problemas por 

parte dos integrantes da instituigao policial. 

Importante tambem para o desempenho satisfatorio da atividade, que o 

policial receba um treinamento peculiar, capaz de Ihe proporcionar as capacidades 

necessarias para o desempenho da atividade, respeitando os parametros exigidos e 

os principios fundamentals norteadores do projeto de Policia Comunitaria, assim 

como artificios necessarios e uma estrutura fisica adequada. 

O policial disciplinado, bem treinado conhecedor dos direitos e garantias 

constitucionais, com capacidade de lideranga e qualidade de criatividade, 

direcionado a desenvolver um trabalho calcado na reconstrugao dos valores ligados 

a solidariedade fraterna, fara com que cada cidadao e a comunidade como um todo 

assuma a co-responsabilidade no combate a violencia e a promogao da seguranga 

publica. 

Apos montar a base comunitaria imprescindivel se faz a formulagao de uma 

grande parceria, que para obter o sucesso esperado necessita da participagao e do 

apoio dos seis grandes, quais sejam: organizagao policial; a comunidade; 

autoridades constituidas e organismos govemamentais; a comunidade de negocios; 

as instituigoes comunitarias e os veiculos de comunicagao. Dalbosco (2007, p.376). 

A formulagao desta parceria visa empreender e angariar, atraves de 

convenios e ajudas, melhores estruturas fisicas para a comunidade, tais como: 

limpeza e iluminagao em terrenos e predios abandonados para facilitar o 

patrulhamento; como tambem melhorias nas areas de saude, educagao, lazer, 

saneamento basico, e ainda com a colaboragao de outros orgaos que ja 

desenvolvem atividade de assistencia social, assistir e encaminhar para atendimento 

as pessoas mais frageis, tais como: drogados e alcoolatras, menores carentes, 

idosos e mulheres vitimas de violencia. Estas atitudes contribuem para respeito e 

credibilidade do programa. Dalbosco (2007, p.98 e 99). 

E necessario ainda para o bom desempenho do projeto a colaboragao e 

engajamento dos lideres comunitarios e formadores de opinioes, tais como: lideres 

religiosos, lideres comunitarios e indubitavelmente o apoio da midia local, para 

divulgagao de eventos e meio de persuasao dos moradores a participarem do 

projeto. Dalbosco (2007, p. 100 e 101). 
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Destarte, o projeto funcionando adequadamente sera uma grande plataforma 

de servigos disponiveis para a comunidade, buscando detectar e extinguir os 

problemas que causam violencia e melhorar a seguranga que tanto se procura. 

A comunidade, mesmo com grande numero de pessoas participando 

ativamente do projeto, e necessario que algumas destas pessoas formulem um 

conselho Comunitario de seguranga (CONSEG), que sera o orgao representante da 

comunidade e que estara participando mais diretamente das reuni5es, e em nome 

de todos os moradores estara, opinando, sugerindo, propondo e ajudando a 

instituigao policial a tomar as decisoes. 

O Regulamento dos Conselhos Comunitarios de Seguranga do Estado de 

Santa Catarina (2001) apud marcineiro (2009, p.238) assim define os Conselhos 

Comunitarios de Seguranga: 

[...] sao entidades de apoio as Policias Estaduais nas relacoes com a 
comunidade para a solucao integrada dos problemas de seguranca publica 
com base na filosofia de Policia Comunitaria, vinculados, por adesao, as 
diretrizes emanadas da Secretaria de Estado da Seguranca Publica, por 
intermedio da Comissao Coordenadora dos Assuntos dos Conselhos 
Comunitarios de Seguranca. 

No mesmo sentido, Arruda (1997, p. 61) apud Marcineiro (2009, p.238) diz 

que os CONSEGs: 

[...] sao grupos de pessoas do mesmo bairro ou municipio que se reunem 
para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solucao de seus 
problemas comunitarios de seguranca, desenvolver campanhas educativas 
e estreitar lacos de entendimento e cooperacao entre as varias liderancas 
locais. 

Depreende-se que, os CONSEGs sao entidades, compostas por pessoas da 

comunidade, que se reunem, voluntariamente, para discutir e analisar, planejar e 

acompanhar a solugao dos problemas da comunidade e prioritariamente a questao 

da seguranga publica, desenvolvendo campanhas educativas e estreitando lagos de 

entendimento e cooperagao entre varias liderangas locais. Assim, cada Conselho e 

uma entidade de apoio a Instituigao Policial nas relagoes comunitarias. 

Assim, cada Conselho e uma entidade de apoio a Instituigao Policial nas 

relagoes comunitarias, funcionando como elo de ligagao entre comunidade e 

Policiais, expressando os anseios e perspectivas dos moradores para angariarem 

melhor qualidade de vida. 
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Dalbosco (2007, p.298) define os conselhos comunitarios de seguranga com 

sendo: 

Entidade de direito privado, com vida propria e independente em relagao 
aos segmentos da seguranga publica ou a qualquer outro orgao publico; 
modalidade de associacao comunitaria, de utilidade publica, sem fins 
lucrativos, constituida no exercicio do direito de associacao garantido no art. 
5°, inciso XVII, da Constituigao Federal, e que tern por objetivos mobiiizar e 
congregar forgas da comunidade para a discussao de problemas locais da 
seguranga publica, no contexto municipal ou em subdivisao territorial de um 
Municipio. 

Os Conselhos Comunitarios possuem personalidade juridica e deve ser 

adequado ao titulo II, capitulo II, que trata das pessoas juridicas na modalidade 

associagoes, do Codigo Civil Brasileiro. Nestes artigos estao elencados os requisitos 

minimos necessarios para formulagao e funcionamento das associagoes. 

Dalbosco (2007, p.308) dispoe: 

A dissolugao, a reativagao e a eleigao dos Conselhos Comunitarios de 
Seguranga deverao estar previstas no Estatuto. Todavia, devera ser feito 
um estudo e acompanhamento das causas que levaram a comunidade a 
adotar tais medidas. 
A coordenagao dos Conselhos devera sempre procurar motivar a 
comunidade a participar das reunioes. 
A eleigao do Conselho devera ser amplamente divulgada, para obtengao de 
uma participagao efetiva no pleito, e devera obedecer as normas 
estabelecidas em cada Estado. 

No estatuto dos Conselhos, e importante que se estabelegam as normas que 

o regulamentam, tais como: a finalidade e constituigao, atribuigao, organizagao, 

assembleias, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, eleigao, 

posse, patrimonio e disposigao gerais. No art. 61 do Codigo Civil Brasileiro dispoe 

sobre o procedimento a ser adotado no caso de dissolugao e extingao da 

associacao. 

Dalbosco (2007, p.264 e 302) argumenta sobre a necessidade de inexistencia 

de interesse politico no programa de Policia Comunitaria: 

Interesses eleitoreiros ou politico-partidario nao combinam com Policia 
Comunitaria que deve ser apolitica, apartidaria e nao ideologica.f...] os 
Conselhos deverao funcionar de forma apolitica do ponto de vista da defesa 
de legendas partidarias ou da promogao de autoridades. 

Os conselhos de seguranga publica sao revestidos de fungoes importantes 
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para o funcionamento adequado e sucesso do programa de Policia Comunitaria. E 

necessario que o conselho seja totalmente desvinculado de interesse politico, que 

nao se preste a projeto eleitoreiro, ate porque o seu resultado e obtido a medio e 

longo prazo e a tentativa de antecipa-los para promocao de alguem vai de encontro 

aos principios do projeto e pode comprometer a continuidade do mesmo. 

A autonomia politico-partidaria e primordial para o sucesso e respeito do 

programa de policia comunitaria, tendo em vista, que o conselho e forma encontrada 

de congregar, recrutar as pessoas a participar e se inserir no programa e a adesao 

ou escoiha de um partido tende a desagradar uma parcela da comunidade. 

Marcineiro (2009, p.247 e 248) dissertando os conselhos comunitarios de 

seguranca, disse: 

[...] para que um CONSEG represente legitimamente a comunidade nao 
basta contar com a participagao de um ou dois abnegados, amigos e 
defensores perpetuos da policia, mas de um espectro muito mais amplo. E 
necessario englobar autoridades e liderancas do Executivo, Legislativo 
federal, estadual e municipal, lideres de clubes de servigo e associagoes 
comunitarias, profissionais liberals, bancarios, comerciantes e industrials, 
profissionais da educagao do setor de transportes e de outros servigos 
essenciais, obras e saneamento, saude, assistencia e promogao social, 
meio ambiente, agricultura e abastecimento, forgas armadas, guardas 
municipals, sindicatos e entidades nao-govemamentais, especialmente as 
de protegao aos segmentos mais fragilizados da comunidade. 

O conselho sera o responsavel por unir as mais diversas autoridades da 

localidade, tais como: representantes das policias, membros do Ministerio Publico, 

do Judiciario, das escolas, das associates de moradores, da associacao de 

comerciantes, lideres religiosos, lideres politicos, membros da imprensa e todas as 

pessoas interessadas, em prol de discutir o problema da seguranca publica e 

encontrar eaminhos para soluciona-los. 

O CONSEG sera responsavel por externar os anseios da comunidade e 

juntamente com as autoridades competentes desenvolver politicas adequadas para 

o combate e que resultem na melhoria da qualidade de vida da comunidade; 

procurar atrair outras entidades a participar do programa de policia Comunitaria, 

fazendo um trabalho de combate aos problemas que causam o aumento da 

violencia. 

Ainda concerne a este, ajudar a resolver os problemas estruturais do bairro, 

tais como falta de iluminacao, de limpeza e preocupar-se com os demais problemas 

existentes e nao so os relacionados a questao da seguranga publica, seu papel e 
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promover o bem estar da comunidade. 

Ao Conselho em carater de exclusividade cabe a captagao de recursos, visto 

que toda entidade precisa de numerario para sua existencia e finalidade, estes 

devem ser provenientes de convenios com outros orgaos ou da propria comunidade. 

Com a base montada, o conselho de seguranca formulado, as informacoes da 

comunidade colhidas atraves de dados, formula-se um planejamento estrategico 

para tentar se antecipa aos delitos e evitar que eles se concretizem. Importante 

tambem que ao procurar a base comunitaria o cidadao possa ser atendido e se 

possivel ter seu problema mediado e resolvido. 

E para que ocorra essa mediagao, que ira figurar como alternativa viavel a 

jurisdigao, e imprescindivel a figura do mediador, que no programa de Policia 

Comunitaria sera representado pro seus proprios agentes, como sera demonstrado 

nos escritos seguintes. 

3.4 O policial mediador na base comunitaria 

A mediacao de conflitos, ja fora abordada no inicio deste estudo, onde foi 

apresentado seu conceito, pressupostos, principios e a figura do mediador. Agora se 

discute a possibilidade do uso deste artificio na base comunitaria. 

Esta forma de resolucao de conflitos extrajudicial e um novo campo de agio 

social a ser utilizada pela policia comunitaria. Esta metodologia propoe a resolugao 

pacifica dos conflitos atraves do dialogo e da intercessao do terceiro no dualismo do 

conflito. 

Neste sentido, Marcineiro (2009, p.143) disse: 

A policia pode atuar em parceria com a sociedade resolvendo, por exemplo, 
os conflitos existentes em virtude de interesses opostos entre individuos da 
comunidade, por meio de mediacao. E uma forma de demonstrar o 
interesse da corporacao na convivencia pacifica entre os cidadaos. 

Assim, pode-se dizer que a mediagao e utilizada como intervengao policial de 

natureza preventiva e de controle social, ajudando a comunidade a resolver seus 

problemas e prevenindo crimes. 

Marcineiro (2009, p.158) descrevendo sobre o policial comunitario, alertou 

para a necessidade deste estar preparado para usar a tecnica da mediagao: 
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A capacitagao do policial comunitario devera, naturalmente, contemplar 
tecnicas do uso da forca legal, aplicada de forma progressiva, uma vez que 
a possibilidade dessa forca ser utilizada e muito grande. Entretanto, esses 
recursos sao insuficientes para aqueie policial que se imiscui com a vida 
diaria da comunidade com o intuito de construir seguranga. Nesta nova 
situagao, o policial que nao se restringe a "cagar bandido" precisara de 
ferramentas de trabalho que possibilitem a mediacao de conflito e a atuagao 
de solugao de problemas, com todas as habilitagoes necessarias para este 
fim, entre outros conhecimentos. 

O processo judicial no Brasil e lento e custoso, diante desta realidade, deve-

se buscar veneer a morosidade processual e a demora no acesso a Justiga. A 

Mediagao de Conflitos pode ser um dos recursos que auxiliara a Policia e a 

Comunidade no convivio e resolugao de desavengas, discordias, controversies e 

violencia. 

A mediagao de conflitos desenvolvida na instituigao policial objetiva a 

prevengao criminal, tendo como premissa solucionar os litigios que envolvam crimes 

de menor potencial ofensivo. Tais conflitos sao responsaveis por uma grande 

parcela dos expedientes instaurados em uma delegacia, que apesar de inicialmente 

simples podem evoluir para outro mais complexo. 

Silva Junior (2009), em seu artigo, O policial mediador de conflitos afirmou 

que: Os conflitos de interesses sao proprios da natureza humana e os mecanismos 

formais nao suportam tais demandas com a brevidade necessaria a dissipagao dos 

espagos de litigiosidade. A proposta e se criar mecanismos alternativos de mediagao 

extrajudicial, sem prejuizo da inafastabilidade da jurisdigao, na diregao apontada por 

Bengochea et al (2004) que disse: 

No momento em que comega a existir essa transformagao polftica e social, 
a compreensao da sociedade como um ambiente conflitivo, no qual os 
problemas da violencia e da criminalidade sao complexos, a policia passa a 
ser demandada para garantir nao mais uma ordem publica determinada, 
mas sim os direitos, como esta colocado na constituigao de 88. Nesse novo 
contexto, a ordem publica passa a ser definida tambem no cotidiano, 
exigindo uma atuagao estatal mediadora dos conflitos e interesses difusos 
e, muitas vezes, confusos. Por isso, a democracia exige justamente uma 
fungao policial protetora de direitos dos cidadaos em um ambiente conflitivo. 
A agao da polfcia ocorre em um ambiente de incertezas, ou seja, o policial, 
quando sai para a rua, nao sabe o que vai encontrar diretamente; ele tern 
uma agao determinada a fazer e entra num campo de conflitividade social. 
Isso exige nao uma garantia da ordem publica, como na polfcia tradicional, 
sustentada somente nas agdes repressivas, pelas quais o ato consists em 
reprimir para resolver o problema. O campo de garantia de direitos exige 
uma agao mais preventiva, porque nao tern um ponto determinado e certo 
para resolver. 

Neste contexto pode-se afirmar que e totalmente possivel a resolugao de 
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determinados conflitos por mecanismos extrajudiciais sem prejuizos para os meios 

jurisdicionais, bastando ter um policiamento devidamente preparado e orientado 

para estas situagoes. 

Ainda de acordo com Silva Junior (2009), ha casos legalmente possiveis de 

aplicagao do metodo da mediagao de conflitos na esfera Penal: 

[...] Na esfera do Direito Penal, todavia, a lei reserva espagos em que o 
direito de agao depende exclusivamente do ofendido, ainda que o direito de 
punir seja monopolizado pelo Estado. 
E, pois, nessa area de possibilidade de consenso extrajudicial entre os 

sujeitos em conflito que e possivel a mediagao conduzida pelo agente 
policial bem preparado. 
Nos conflitos em torno de direitos disponiveis regulados por normas de 
Direito Civil e naqueles de ordem penal em que a agao penal seja privada, 
ou mesmo publica, desde que condicionada a representagao do ofendido, o 
emprego de tecnicas de mediacao por policiais teria o condao de pacificar 
conflitos em sua flagrancia, ao contrario da via judicial, notadamente mais 
tardia, por mais que se tente imprimir celeridade. 

Este argumento e de grande valia, pois na pratica, uma noticia crime sobre 

uma ameaga ou lesao corporal de natureza leve, resolvida com exito utilizando a 

tecnica da mediagao, evitaria todo o tramite legal, que causa morosidade e 

possibilidade de delitos simples evoluirem para outros mais complexos, alem da 

economia para o Estado que nao iria gastar com um processo e o desafogamento 

do Judiciario. 

Ainda na otica de Silva Junior (2009): 

De forma semelhante, na esfera penal poderia ser aventada violagao ao 
principio da obrigatoriedade da agao; contudo, de igual forma seria uma 
hipotese falha, pois que descabivel as infragoes penais que se movem por 
agao penal privada e naquelas de agao penal publica condicionada a 
representagao do ofendido ou seu representante legal. Essa conclusao nao 
exige maior esforgo hermeneutico que a leitura das normas do Codigo 
Penal e de Processo Penal, que impedem ate mesmo a instauragao de 
procedimento policial a revelia da manifesta vontade do ofendido nesses 
casos. Nesses casos, tenha-se em mente que o direito de agir e exclusivo 
do ofendido, nao tendo o Estado, por seus agentes, a minima base juridica 
para deflagrar qualquer ato de persecugao penal; nem mesmo a condugao 
coercitiva dos envolvidos a uma delegacia de policial Mais que um direito 
personalissimo do ofendido, trata-se de efetivagao da cidadania. 

Depreende-se que o instituto da mediagao quando aplicado na esfera penal e 

os casos apresentem as caracteristicas citadas acima em nada contraria os 

principios da jurisdigao, desta forma, pode ser apontada como uma forma mais 

rapida de acesso a justiga, sua possibilidade de aplicagao e reforgada pelo Codigo 
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de Processo Penal (CPP) que dispoe: 

Art. 5° - [...] § 4° - O inquerito, nos crimes em que a agao publica depender 
de representagao, nao podera sem ela ser iniciado. 

§ 5° - Nos crimes de agao privada, a autoridade policial 
somente podera proceder a inquerito a requerimento de quern tenha 
qualidade para intenta-la. 

Art. 100 - A agao penal e publica, salvo quando a lei expressamente a 
declara privativa do ofendido. 

§ 1° - A agio publica e promovida pelo Ministerio Publico, 
dependendo, quando a lei o exige, de representagao do ofendido ou de 
requisigao do Ministro da Justiga. 

§ 2° - A agao de iniciativa privada e promovida mediante queixa 
do ofendido ou de quern tenha qualidade para representa-lo. 

Nesses moldes, o proprio ordenamento jurfdico nao se mostra contrario a 

utilizagao deste metodo na solugao dos casos que sao delineados pelos artigos do 

Codigo de Processo Penal acima citados. Desta forma, a utilizacao efetiva deste 

modelo extrajudicial de solucionar os conflitos, reduziria em muito a demanda 

judicial, abrindo espago assim para uma apreciagao mais cautelosa em casos mais 

complexos. 

Silva Junior (2009), em seu artigo O policial mediador de conflitos, diz: 

[...] e possivel se compatibilizar as normas juridicas vigentes com modernas 
politicas publicas dirigidas a pacificagao de conflitos e, consequentemente, 
a preservagao da ordem publica, prescindindo-se, em muitos casos, da 
desnecessaria, onerosa e tardia prestagao jurisdicional. 

A Secretaria de Seguranga e Defesa Social do Estado de Minas Gerais 

(SEDS-MG) comegou a utilizar o institute) da mediagao nas Delegacias desde o ano 

de 2005 atraves do projeto Mediar, e hoje esta presente em varias delegacias e 

continua em expansao devido o sucesso obtido nos resultados. 

Fazendo referencias ao projeto Mediar, atraves da assessoria de imprensa, a 

Secretaria de Seguranga e Defesa Social do Estado de Minas Gerais divulgou em 

seu site oficial3 (2009) que: 

O Mediar e um desdobramento metodologico do programa Mediagao de 
Conflitos, da Superintendencia de Prevengao a Criminalidade (Spec) da 
Seds, que existe desde 2005 e e desenvolvido nos 22 Nucleos de 
Prevengao a Criminalidade, implantados na capital e interior de Minas. A 
metodologia baseia-se na implementagao de tecnicas para prevenir conflitos 
potenciais ou concretos, evitando que pequenos desentendimentos motivem 

3 http://www.sesp.mg.gov.br/internas/noticias/materias/NOT001037ABR2009.ph 

http://www.sesp.mg.gov.br/internas/noticias/materias/NOT001037ABR2009.ph
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agoes violentas e criminosas entre as pessoas. O protocolo preve a entrega 
de equipamentos (computadores, estabilizadores, impressoras e aparelhos 
telefonicos), alem de mobiliario, as delegacias da Policia Civil. 

O resultado obtido pelo projeto Mediar mostra-se satisfatorio, conseguindo 

solucionar a maioria dos litigios que sao submetidos, segundo divulgou a assessoria 

de imprensa da SEDS-MG (2009): 

O Projeto Mediar piloto gerou uma surpreendente diminuicao de 47% dos 
registros de ocorrencia e, em consequencia, tambem de lavratura de Termo 
Circunstanciado de Ocorrencia (TCO), entre os anos de 2006 e 2007. Os 
dados se referem ao contexto da Delegacia Regional Leste, uma vez que as 
outras delegacias regionais acabaram de iniciar seus atendimentos. 
No ano de 2008, ocorreram 224 casos de mediagao que geraram 726 
atendimentos - uma vez que um caso demanda mais de um atendimento; 
destes, 113 resultaram em acordos. Como isso, a redugao de ocorrencia foi 
da ordem de 506 registros a menos, tambem comparando-se os anos de 
2006 e 2007. 

Com esta filosofia ao procurar o aparato policial a pessoa tera de imediato a 

tentativa de soluciona-lo ainda no ambito da instituigao, e quando essa tentativa 

obtiver exito e os numeros do projeto Mediar mostra que sao na grande maioria das 

vezes, as vantagens sao varias, ou seja, rapidez na resolugao do problema, 

economia processual, incentivo ao dialogo e resultado satisfatorio para ambas as 

partes, medida de prevengao criminal, enfim, uma verdadeira ferramenta de acesso 

rapido a justiga. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A violencia e uma das principais preocupagoes da sociedade brasileira, ela se 

manifesta de diversas formas, enquanto isso o aparelho estatal, atraves de suas 

instituigoes policiais, que sao os principais orgaos responsaveis pelo controle destes 

problemas, parece nao acompanhar os avancos e as diversas formas que a 

criminalidade se manifesta e mostram-se ineficazes nesse combate. 

O problema da violencia mostra-se complexo, diante disso ratifica-se a 

necessidade de um planejamento estrategico e da adocao de medidas articuladas, 

para a otimizacao dos recursos e antecipacao dos resultados desejados. Para tanto 

e necessario haver um estreito relacionamento entre instituigoes policiais e 

comunidade, com vistas a uniao de esforgos na busca da redugao do problema a 

indices aceitaveis. 

Este estudo inicialmente fez uma analise da jurisdigao Estatal e das formas de 

solugao de conflitos, mostrando que o Estado invade a esfera de liberdade do 

homem e institui regras e leis, com intuito de tornar possivel a convivencia em 

sociedade. O Estado, atraves de ordenamentos e Leis busca tutelar os bens e 

direitos e garantir a eficacia na aplicagao ao caso concreto, quando estes estiverem 

em discussao. 

Foram demonstradas as formas alternativas de resolugao de conflitos, nestas 

nao existem um terceiro em nome do Estado. Foi dada enfase maior ao instituto da 

Mediagao, em que um terceiro impartial aceito pelas partes envolvidas, que 

intervem entre partes promovendo o dialogo e usando de habilidade e 

conhecimentos, consegue o entendimento e soluciona a demanda. 

Explicou-se como o tema Seguranga Publica e tratado na Constituigao 

Federal de 1988, a divisao e atribuigao das instituigoes policiais e ainda, como e a 

realidade destas instituigoes. Foram registradas as deficiencias e problemas que o 

modelo tradicional vem enfrentando e que o policiamento baseado na ostensividade 

nao vem logrando exito em suas agoes e, sobretudo demonstrando a possibilidade 

de uma Policia cidada, orientada para solucionar os problemas da comunidade e 

melhorar a qualidade de vida dos moradores. 

A nossa Constituigao Federal, como foi explanado, em seu art. 144, caput, 

aponta que a seguranga publica e "responsabilidade de todos" e baseado nesse 

entendimento foi feito uma explanagao sobre o programa de Policia Comunitaria, 
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apontado por muitos doutrinadores e pesquisadores como solucao para amenizar o 

problema da violencia. Este programa prega por um policiamento orientado a 

resolver os problemas da comunidade e diminuir os indices da violencia. 

A policia comunitaria baseia-se em uma filosofia e estrategia organizacional 

que possibilita uma nova forma de pensar a prevengao e sua importancia no 

combate a criminalidade e violencia, em que o foco primeiro e a participagao da 

comunidade. 

O trabalho de prevengao da criminalidade na proposta da policia comunitaria 

implica mais do que uma agao pontual da policia, envolve tambem uma agao 

estrategica que envolva cidadaos como informantes da situagao e problematizagao 

da atuagao da policia e dos problemas da comunidade mobilizando organizagoes 

sociais, instituigoes, para que, junto com a policia, possam ouvir os problemas e char 

condigoes melhorar a seguranga e o nivel de vida na comunidade. 

Este trabalho procurou demonstrar a possibilidade de utilizagao do instituto da 

mediagao na solugao de conflitos pelos policiais na base comunitaria, principalmente 

nos casos que denotem crimes de menor potencial ofensivo e nos casos que nao 

existam proibigoes legais. 

Apresentou-se a figura do policial mediador, ou seja, a resolugao dos conflitos 

na propria instituigao policial, que atraves do estimulo do dialogo procura resolver os 

conflitos de interesse e diferengas sem acionar a esfera judicial. No policiamento 

comunitario os seus agentes sao dotados de autonomia, ou seja, diante dos 

problemas, podem tomar decisoes orientadas para soluciona-los. 

A mediacao policial apresenta varias vantagens em relagao ao modelo 

convencional de solugao de conflitos, tais como: estimula o dialogo entre as partes; 

evita a morosidade da justiga, que desviar-se de todo tramite do processo; apresenta 

rapidez na solugao do problema; satisfaz ambas as partes, ja que se baseia na 

voluntariedade dos envolvidos e mostra-se como forma de prevengao de violencia. 

A eficacia deste programa foi demonstrada no sucesso do programa Mediar 

que esta sendo utilizado pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado de Minas 

Gerais, que comegou em uma delegacia e hoje esta sendo expandido para varias 

outras Delegacias em todo o Estado, apresentando numeros satisfatorios na solugao 

dos conflitos que sao submetidos a apreciagao. 

Ponderando os angulos da questao, pode-se afirmar que em tempos onde a 

violencia cresce e atinge numeros inaceitaveis, sem que os modelos atuais de 
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Policiamento consigam coibir esses avancos, necessario se faz o surgimento e 

implantagao de novos modelos. Destarte, baseado neste estudo ficou demonstrado 

a eficiencia e vantagens da Policia Comunitaria e da mediagao de conflitos pelos 

policiais. 

Assim sendo, baseado neste estudo recomenda-se a Policia Comunitaria e a 

utilizagao de seus agentes como mediadores dos conflitos. Nao que seja uma 

panaceia para resolver todos os problemas da violencia, mais sim, um modelo 

moderno e inteligente de fazer policiamento, calcada na prevengao e capaz de 

reduzir os indices de violencia a niveis aceitaveis, tornando realidade uma 

comunidade mais segura e elevando o ego dos cidadaos que participam diretamente 

do projeto exercendo seu direito de cidadania. 
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