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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como escopo principal apresentar consideracoes sobre o programa de Policia 

Comunitaria implantado pela Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba na 

Comunidade dos Bancarios, Joao Pessoa/PB, e consequentemente avaliar a sua importancia para 

o abrandamento da violencia urbana, que tern muito contribuido para intimidacao da sociedade. 

colocando o medo nas vidas das pessoas, que muitas das vezes sao obrigadas a conviver com 

todo tipo de criminalidade. Como seguranca publica e prevencao e assim sendo, o Estado nao 

pode prescindir da participacao do cidadao. uma vez que todos serao uteis para que o projeto seja 

um sucesso e alcance o objetivo desejado que e justamente a sensacao de seguran9a . que foi 

tirado pelo alto indice de criminalidade e que o cidadao ajude ao policial de sua comunidade. 

prestando algumas informacoes e se integrando com a propria policia do seu bairro.Para tanto. 

dentre varias acoes que estao sendo implementadas no ambito da secretaria de Seguranca Publica 

do Estado da Paraiba, destaca-se O POLICIAMENTO COMUNITARIO, que sera o elemento 

catalisador. ou fator de interacao entre a acao governamental e a sociedade civil organizada. na 

busca de uma nova filosofia de atuacao contra o crime, que nao so apavora mais que tambem 

gera enormes prejuizos para o Estado. Atraves de uma analise crftica, faremos uma comparacao 

dos dados obtidos, para que possamos interpreta-los de forma que demonstre a eficacia do tenia 

em analise. Pretendemos com essa analise discursiva aqui proposta. incentivar uma leitura critica 

e, consequentemente, uma alternativa para que melhoremos a Seguran9a Publica que hoje vive 

atrelada a uma visao excessivamente una, onde apenas o Estado pailicipa com seus homens 

fardados e que ate aqui nao tern surtido os efeitos necessarios para atingir o seu desejado objetivo 

que e a paz social. 

Palavras-chave: Policiamento Comunitario - integracao - violencia - Seguranca Publica -
Comunidade. 
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INTRODU^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E notavel que ha muito tempo, vem aumentando de forma consideravel em nossa 

sociedade a banalizacao da violencia. e os crescentes indices de criminalidade amedrontam 

cada vez mais a populacao brasileira. Nao se vive hoje sem o medo constante da agressao fisica 

ou moral; nao se consegue mais estabelecer urn sentimento de seguranca plena. 

Em muitos casos, o quadro se agrava ainda mais com a constatacao da incapacidade da 

policia em controlar ou diminuir essa onda de violencia utilizando-se do sistema tradicional de 

Seguranca Publica. Isso porque a acao isolada das diversas forcas policiais e o policiamento 

repressivo, feito exclusivamente por homens fardados, caracterizado pelo excesso de 

burocracia e pela ma formacao dos oficiais, nao estao resolvendo mais esses problemas. 

E sabido que a ausencia de politicas publicas. aliadas aos poucos investimentos em 

seguranca por parte do estado, juntamente com o despreparo dos recursos humanos, que ainda 

esta a merce das indicacoes politicas partidarias para a aplicabilidade de tais politicas, e 

consequentemente a falta de melhores oportunidades para a populacao de um modo geral. tern 

sido fatores determinantes para o aumento da criminalidade, contribuindo assim para o 

desgaste do aparelho policial. 

Cheia de tanta manifestacao de violencia em toda nossa sociedade. a populacao nao 

tolera mais esta situacao, uma vez que a inseguranca grassa o seu dia a dia e que sao obrigados 

a conviver com a criminalidade, ameacada pelo o medo que aterroriza suas vidas, urgindo 
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portanto, acoes imediatas e inovadoras que possam restabelecer o minimo de confianca e 

tranquilidade ao cidadao e sua familia, para que possa ser reconhecida a sua Cidadania. 

Percebe-se, pois, a preocupacao de varios setores da sociedade em resolver o problema 

da violencia. Varios estudos, operacSes, conferencias, projetos e campanhas estao sendo 

realizados com essa finalidade. No entanto, sem a interferencia de cada parte integrante da 

sociedade. a partir de uma conscientizacao de que a responsabilidade pelos problemas sociais 

sao de todos. dillcilmente todas essas acoes obterao exito. 

Em 2000, atraves da Medida Provisoria n° 2029, foi editado o Piano Nacional de 

Seguranca Publica. Dentre as 124 medidas, destaca-se a preocupacao com o engajamento de 

toda a sociedade na luta pela diminuicao da violencia. 

Com esse piano, tenta-se implantar urn novo modelo que preze o envolvimento 

comunitario. O estabelecimento de politicas descentralizadoras e a criacao de conselhos de 

seguranca publica nos ambitos federal, estadual e municipal, bem como a instituicao de agentes 

comunilarios de seguranca publica e de justica, com a finalidade de propiciar a efetividade das 

decisoes judiciais pela atuacao dos proprios cidadaos. sao propostas do referido Piano para o 

melhoramento das condicoes de vida. diminuindo a criminalidade. que ha muito tempo nao 

para de aumentar assustadoramente. 

No mesmo sentido, foram tracadas estrategias comunitarias. com o intuito de estimular 

os debates entre os orgaos de seguranca e a sociedade. Destaca-se ainda a obrigatoriedade de 

inclusao de urn servi^o comunitario nas universidades de todo Pais, de modo a estimular o 

contato dos jovens com a realidade social dos excluidos. 
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lgualmente, os itens 89, 91 e 92 do Piano sugerem a criacao de Centros Integrados de 

Cidadania em areas criticas das grandes cidades e de urn Centra Nacional de Formacao 

Comunitaria, com o objetivo de capacitar lideres comunitarios. 

No ano passado, a 7. Conferencia Nacional de Direitos Humanos teve como tema "Urn 

Brasil sem violencia: tarefa de todos". O Senado Federal aprovou em junho deste ano seis 

projetos de combate a violencia. O Governo Federal criou. no mesmo ano. uma acao 

emergencia' voltada para os jovens, com enfase nas medidas de prevencao. utilizando como 

base as escolas e os projetos sociais ja existentes. 

Percebe-se, pois, a preocupacao de varios setores da sociedade em resolver o problema 

da violencia. Varios pianos, conferencias, projetos e campanhas estao sendo realizados com essa 

finalidade. No entanto, sem a interferencia de cada parte integrante da sociedade. a partir de 

uma conscientizacao de que a responsabilidade pelos problemas sociais e de todos, dificilmente 

todas essas acoes obterao exito. 

Para tanto, dentre varias acoes que estao sendo implementadas no ambito da secretaria 

de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. destaca-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O P O L I C I A M E N T O 

COMUNITARIO(grifo nosso), que sera o elemento catalisador, ou fator de interacao entre a 

acao governamental e a sociedade civil organizada, na busca de uma nova filosofia de atuacao 

contra o crime, que nao so apavora, mas gera enormes prejuizos para o Estado. 

O Programa Policiamento Comunitario se trata de uma parceria da policia e a 

comunidade, como forma de minimizar ou controlar os efeitos da acao delituosa em detrimento 
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da repressao, unica forma ate entao utilizada pela policia com resultados desastrosos, longe de 

atingir a meta desejada por todos. 

Conhecedores da nova proposta e conscios de suas responsabilidades, que devem vir 

acompanhadas da segunda etapa que e a acao integrada de outras secretarias , na implantacao 

de politicas publicas . na melhoria de qualidade de vida daquela comunidade. o Governo 

tambem pretende difundir o programa para outras comunidades e ate outras cidades do interior 

da Paraiba. 

Como seguranca publica e questao de prevencao, o Estado nao pode prescindir da 

participacao do cidadao, uma vez que todos serao uteis para que o projeto seja urn sucesso e 

alcance o objetivo desejado: a sensacao de seguranca , que foi arrancado pelo alto indicie de 

criminalidade. E mister que o cidadao ajude ao policial de sua comunidade, prestando algumas 

informacoes e se integrando com a propria policia do seu bairro. 

Com o proposito de melhorar a difusao do programa implantado pela secretaria de 

Seguranca Publica do Estado da Paraiba e diante do que foi acima mencionado, sera feita uma 

abordagem alternativa da questao da seguranca, atraves de um estudo detalhado sobre os 

programas de policiamento comunitario do nosso Estado, com destaque ao projeto existente na 

comunidade dos Bancarios, na cidade de Joao Pessoa, realizado pelos Conselhos de 

Seguranca Comunitarios. hoje coordenados pela Secretaria de Seguranca Publica e Cidadania 

do Estado. 

Portanto, o objeto de estudo dessa pesquisa se funda na perspectiva e na 

admissibilidade da implantacao de nucleos comunitarios nos bairros para o abrandamento da 

violencia em nossa sociedade. A realizacao deste trabalho tera uma abordagem baseada no 

metodo hipotetico-dedutivo. Como procedimento metodologico fizemos uma pesquisa teorica 
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a respeito do assunto e tambem uma pesquisa de campo. realizada por meio de entrevistas aos 

membros da comunidade dos Bancarios. 

A coleta de dados foi feita atraves de documentacao indireta, que abrange a pesquisa 

documental e bibliografica e publicacoes da propria Secretaria de Seguranca do Estado da 

Paraiba. jornais. revistas, internet, etc. 

Sabemos que nao existem formulas milagrosas para combater os problemas sociais. 

pretendemos. pois, contribuir para uma melhoria na seguranca dos cidadaos, na tentativa de 

resgatar valores de convivencia pacifica e harmoniosa entre as pessoas. 

A partir da conjugacao de esforcos e do apoio da acao da sociedade civil organizada. 

sera proposta uma nova forma de pensar a seguranca publica, que depende, antes de tudo, da 

vontade sincera e consciente de cada individuo que integra a sociedade. 

Nessa busca pela construcao de uma nova consciencia e que se pretende dar enfase a 

responsabilidade da sociedade pela seguranca publica, prevista no art. 144 da Constituicao 

Federal. Para tanto. revelam-se primordiais os programas de policiamento comunitario, que 

estreitam as relacoes entre a policia e a comunidade e incentivam uma polftica de seguranca 

preventiva. 

Obscrvando o trabalho dos conselhos comunitarios dos Bancarios, verifica-se a real 

possibilidade de discussao entre a comunidade e os agentes de seguranca acerca dos 

problemas locais. e uma atividade que viabiliza a mediacao de confiitos, a proposta de 

solucoes por quern mais conhece as dificuldades cotidianas. o monitoramento das atividades 

policiais, bem como a elaboracao conjunta da polftica de seguranca e de prevencao do crime. 



Ademais, o policial revela-se amigo da populacao, gerando a confianca mutua essencial 

combate a criminalidade. 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O 1 P R O B L E M A S SOCIAIS C A R E C E D O R E S DE U R G E N C I A 

1.1 A violencia 

Desde 1982. quando as eleicoes estaduais voltaram a ser disputadas no Brasil, ainda em 

ambiente autoritario, a seguranca tern ocupado uma posicao destacada na agenda publica. Com 

a promulgacao da primeira Constituicao democratica brasileira, em 1988, criaram-se as 

condicoes para a participacao popular ampla. removendo-se as barreiras tradicionais. que 

excluiam do direito ao voto vastos segmentos da populacao. 

Dado o novo contexto politico, as agendas publicas tornaram-se ainda mais sensiveis as 

percepcoes, as demandas e aos medos do conjunto da sociedade. Sendo a seguranca urn 

componente eminentemente popular sem deixar de ser tema prioritario tambem para as elites e 

as camadas medias-. impuseram-se com mais peso a consideracao dos atores politicos. 

Uma instituicao, entretanto, foi esquecida nas trevas do passado autoritario: a policia. 

Conservadores, liberais e progressistas debateram o destino de cada orgao publico, discutiram 

propostas antagonicas e disputaram a lideranca de cada processo de reforma. 

No entanto, com rarissimas excecoes individuals, entre as quais nunca sera demais destacar o 

papel pioneiro de Helio Bicudo, as correntes de opiniao deixaram de apresentar a 
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opiniao publica projetos que adequassem a policia a democracia. A final, o que seria a policia do 

Estado de Direito Democratico? 

O crescimento da violencia criminal, ao longo da ultima decada, reforcou essa tendencia. 

Hoje, seguianca ocupa nao so o centro das preocupacoes estaduais como penetrou as esferas 

municipais e federals, tornando-se uma das principals problematicas nacionais, nas eleicoes e 

para alem delas. 

Ess?, omissao historica condenou a policia a reprodugao inercial de seus habitos atavicos: 

a violencia arbitraria contra pobres e negros, a tortura, a chantagem, a extorsao. a humilhacao 

cotidiana e a ineficiencia no combate ao crime, sobretudo quando os criminosos vestem 

colarinho bianco. 

BARCELOS, Caco (1992; p 95) com muita propriedade descreve os atos praticados por 

esses policias desonestos: 

Empada. pedaco de pizza, cafe preto, coxinha de galinha. uns trocados de vez em 

quando. Os soldados adoram as propinas do boteco, que parece ponto de delegacia: 

Radiopatrulha, Tatico Movel, varios carros da policia cheio de PMs dentro estacionam 

ali todos os dias. Wagner Bossato bebeu artena misturada com alcool. agora sente o 

efeito de uma bomba no sistema nervoso central. A sensacao de quase loucura o faz 

esquecer que o capixaba e um protegido dos PMs. No momento em que o dono do 

boteco nega servir uma dose de fogo paulista. Bossato se ofende e o ameaca. 

Claro que ha e sempre houve milhares de policiais honestos. corretos, dignos, que tratam 

todos os cidadaos com respeito e que sao profissionais de grande competencia. Mas as 

instituigoes policiais, em seu conjunto e com raras excecoes regionais, funcionaram e continuam 
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a funcionar como se estivessemos em uma ditadura ou como se vivessemos sob urn regime de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apartheid social. A finalidade era construir uma especie de cinturao sanitario em torno das areas 

pobres das regiSes metropolitanas, em beneficio da seguranca das elites. 

Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que o esquecimento da policia, no momento da 

repactuacao democratica, em certa medida. acabou sendo funcional para a perpetuacao do 

modelo de dominacao social defendido pelos setores mais conservadores. 

Ou seja, essa negligencia talvez tenha sido mais urn golpe de esperteza do que uma 

indiferenca politica. Mas o fato e que a policia ficou no passado, permanece prisioneira dos anos 

de chumbo, continua organizada para defender o Estado, nao para defender os cidadaos, suas 

liberdades e seus direitos, o que ocorreria se as leis fossem aplicadas com equidade e fossem 

respeitadas pelas instituicoes que as aplicam. 

A conseqiiencia da ausencia de projetos de reforma e tudo isso que conhecemos: 

degradacao institucional da policia e corrosao de sua credibilidade, ineficiencia investigativa e 

preventiva, ligacoes perigosas com o crime organizado e desrespeito sistematico aos direitos 

hum anos. 

Ou seja, a policia, abandonada pelo processo da transicao democratica, retorna do 

passado sombrio como um espectro a nos assombrar. Alem disso, nao acompanhou o processo 

de modernizacao tecnica que caracterizou tantas outras instituigoes nacionais. Seu modelo 

gerencial permaneceu arcaico, reativo e fragmentario. refratario a procedimentos racionais. 

como a analise qualificada de dados consistentes, configurando diagnosticos, com base nos 
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quais uma polftica seria planejada e, em seguida, avaliada, para que todo o processo pudesse ser 

monitorado. o que converteria o erro em instrumento de autocorrecao sistemica. 

Nada disso tern ocorrido. A polfcia continua respondendo aos chamados. realizando seu 

papel apeius repressivo, correndo atras das tragedias, atuando depois que os crimes acontecem, 

mesmo quando eles se repetem segundo padroes regulares. 

Nao e dificil de afirmar que nos dias atuais, a violencia pode ser considerada urn dos 

maiores problemas, nao so da sociedade paraibana, mas de todo Pais. Seja a domestica. seja a 

proliferada nas ruas, seja a praticada pelos policiais, dentro ou fora dos carceres, e urn dos 

males mais assustadores e preocupantes para os cidadaos. Nas palavras de Orlando Fantazzini ' 

presidente da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados, a violencia no Brasil 

ja assumiu "proporcoes de guerra". 

Observando os dados publicados no Boletim IBCCR1M n° ! 13, de abril de 2002. e facil 

constatar que "a violencia figura como a segunda preocupacao da populacao brasileira. 

perdendo apenas para o desemprego". SOUZA; Luis Antonio Francisco de(2002:09). 

O mesmo dado pode ser encontrado no relatorio oficial brasileiro sobre 

desenvolvinento sustentavel, divulgado em junho de 2002 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatisticas - IBGE. que constatou urn preocupante crescimento da violencia. No 

ranking da UNESCO, o Brasil ocupa o 3 0 lugar no indice de assassinatos de jovens entre 15 e 

24 anos, ter do havido urn aumento de 48% na ultima decada. 

1 Frase proferida por ocasiao da abertura dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T. Conferencia Nacional e Direitos Humanos, ocorrida nos 

dias 15, 16 e 17 de maio de 2003. em Brasilia. 
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Os numeros sao assustadores. Uma pessoa e assassinada a cada 13 minutos no Brasil. 

Em 1999 houve 9.027 assassinatos na Grande Sao Paulo, que tern 17 milhoes de habitantes. E 

urn numero de mortes maior do que o da guerra de Kosovo. Em 1994, 34 chacinas mataram 

134 pessoas. Em 1999, 306 pessoas morreram em 88 chacinas. Nesse mesmo ano. a quantidade 

de roubos em Sao Paulo foi de 110.098. 

E notorio que as paginas policiais sao as mais lidas e a midia que explora o assunto tern 

urn publico muito fiel, seja porque sao obrigados a conviver com as ameacas, seja pela sua 

pouca educacao e consequente alienacao. As reportagens mostram cada vez mais a guerra civil 

em que se transformou o dia a dia do cidadao brasileiro, e o que demonstra, BRUM ; Eliane 

(2002:52): 

O taxista (...) foi assaltado sete vezes, obrigado a mudar de casa e de bairro e, ao chegar 

do trabalho no atual endereco, encontrou a filha em panico porque havia sido ameacada 

de morte. Um colega da menina, de 15 anos. sofreu abuso sexual dos 6 aos 11 anos. 

praticados por um policial militar. Nos ultimos 12 meses a adolescente testemunhou 

uma execucao e perdeu quatro amigos assassinados. Um dia antes de contar sua 

historia (...), havia sofrido uma tentativa de estupro. Ela canta numa igreja frequentada 

pela diarista (...), de 69 anos, que pariu seis filhos. Perdeu quatro por morte violenta. 

dois deles envolvidos com drogas. Dos que restaram, um passa o dia sentado no sofa da 

sala em depressao. A filha mudou-se para outra cidade, onde protege a nora e os netos. 

expulsos pelos matadores dos proprios filhos. 

Cada vez mais, pessoas sao assassinadas nas ruas. nos estadios de futebol. boates, saloes 

de festas, sao palcos das guerras mais sangrentas. Assaltos a bancos acontecem diariamente. 

menores morrem por causa de um aparelho celular. mulheres sao estupradas a toda hora. 

testemunhas de crimes sao fuziladas. Nos acidentes de carro, nao se presta socorro de maneira 

adequada que de tranquilidade a vitima, mais tambem , quern nesse pais e punido pelo crime de 

Omissao de Socorro? 
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Nao mais se respeita mulheres gravidas, idosos e criancas, e muilo menos templos 

religiosos, escolas e transportes publicos. Seqiiestros, relampagos ou nao. viraram rotina. 

Frauda-se o Fisco e a Previdencia Social dia apos dia, assim como superfaturam-se obras 

publicas, desviam-se verbas do orcamento fiscal e traficam-se drogas, sendo que atualmente. 

os traficos de drogas se desenvolvem em torno das favelas, cujo traficante e que da as ordens 

nestas regioes dominadas por eles. tendo um poder paralelo ao do Estrado desorganizado. 

Os jornais mostram cada vez mais as acoes dos assaltantes, demonstrado aqui 

por. LIRA.Humberto (2004; p?) que narra : 

Na cidade de Arara, Agreste paraibano, por volta das 5h30 de ontem, o agricultor 

Jose Severino de Souza, 56 anos, casado. residente na rua Tourinho Moreno. 38. foi 

vitima de um assalto a mao armada e mesmo sem ter reagido, acabou sendo ferido a 

golpes de faca-peixeira. A Policia conseguiu identificar o acusado do assalto. o 

desempregado Leonardo Ponciano da Silva, 27 anos, residente naquela cidade. que 

esta sendo procurado. 

De acordo com as informacdes do tenente-coronel Itamar Gomes de Carvalho. 

con.andante do 4° Batalhao. sediado em Guarabira. o agricultor Jose Severino 

estava dormindo quando teve sua casa invadida por Leonardo Ponciano. A vitima 

quando acordou, o acusado ja estava dentro de casa, e ao se aproximar do acusado 

foi ferido com um golpe de faca-peixeira. 

Depois de ferido a vitima ficou sem acao, com medo de ser assassinado assistiu 

Leonardo Ponciano roubar a quantia de R$ 443,00 em especie. um Micro-Sistens e 

uma bicicleta Monark. Apos a fuga do acusado, Jose Severino pediu ajuda aos 

vizinhos, que alem de leva-lo para o Hospital, comunicaram o fato aos policiais 

militares do Destacamento. 

Diante desse quadro, essencial que se busque a origem de toda essa violencia. Porque as 

solucoes mais eficazes sao aquelas que combatem as causas dos problemas, e nao apenas seus 

efeitos externos. Ou seja: a solucao esta na adocao de medidas preventivas. corretivas e 

educacionais, de resultadcr> duradouros, que tenha pouco investimento e muito resultado. 

diferente do modelo que e hoje implantado. 
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A miseravel condicao em que vive a maior parte da populacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brasileira, oriunda da 

omissao do Poder Publico, pode ser considerada a primeira grande razao da explosao da 

violencia. E culpa do modelo de sociedade imposto pela globalizacao, baseado numa logica dos 

mercados, que nao valoriza o ser humano e estimula a competitividade e o individualismo, um 

modelo formado em castas, que gera a concentracao de renda e produz as desigualdades 

sociais. 

O trafico de drogas tambem e responsavel pelo numero enorme de assassinatos 

ocorridos, principalmente contra jovens. 

Os meios de comunicacao, ao divulgarem de forma exacerbada a violencia, e ao 

banalizarerr.-na em filmes. novelas e desenhos animados, tambem fazem nascer mais violencia 

no seio familiar. 

Da mesma forma, as politicas de direito penal dificultam a construcao de solucoes 

eficazes. A visao do Estado paternalista, aplicador de penas crueis aos delinqiientes, ja nao 

subsiste. A sociedade que se contenta em encarcerar aquele que cometeu o crime esquece que 

ele um dia retornara ao convivio social, de forma muito mais violenta, devido a falencia do 

atual sistema carcerario brasileiro. 

Ao falar sobre violencia carceraria, apontando todos aqueles que contribuem para a 

atual situacao do sistema, atlrma,. LEAL ;Cesar Barros (1998. p.69): 

A concorrer para essa ultrajante realidade esta a incuria do governo. a indiferenca da 

sociedade, a lentidao da justica, a apatia do Ministerio Publico e de todos os demais 

orgaos da execucao penal incumbidos legalmente de exercer uma func2o 
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fiscalizadora, mas que, no entanto, em decorrencia de sua omissao, tomam-se 

cumplices do caos. 

A violencia familiar muito contribui para o crescimento da violencia social. O exemplo 

dos pais tern bastante influencia na formacao dos filhos, que tendem a perpetuar a 

agressividade vivida em casa. E a violencia praticada contra a mulher. a crianca e o 

adolescente, dentro do lar, que raramente torna-se publica, devido ao medo das vftimas de 

sofrerem nova violencia e do poder que o pai tern sobre o filho, que fica assim coagido e 

cedendo as vontades de quern tinha o dever de zelar pela familia e nao maltrata-los. 

BRAZ; Mirele Alves(2001: ?),com muita propriedade,nos lembra que"Um arquetipo 

social violento (...) gera individuos com problemas de conduta e dificuldades de 

relacionamento com o meio, individuos que nas ruas serao violentos e, posteriormente. 

marginalizados". 

O que ocorre e a perda dos valores essenciais a boa formacao do ser humano. Os 

conceitos eticos e morais deixaram de ser transmitidos pela educacao familiar. Porque essa 

educacao e falha. O castigo corporal comeca nos primeiros anos da infancia. e a violencia 

psicologica e praticada durante todo a formacao do individuo. principalmente com ameacas e 

chantagens. 

Diante o exposto, podemos concluir que a violencia esta ligada a varios problemas 

sociais. 
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Suas causas sao inumeras. nao podemos identifica-Ias todas, nem tao pouco combate-la 

de forma eficaz. o que a torna mais dificil de ser mantida a tranquilidade na sociedade e que 

possamos desfrutar de forma satisfatoria da paz que tanto almejamos para nossa sociedade. 

Os estudos sobre a violencia tern demonstrado que bem alem dos macro-efeitos das 

tragedias individuals , existe um mal-estar que abate a confianca de cada um nas estruturas 

oficiais de representatividade e se dissemina a desesperanca. De um so golpe . provoca o 

encolhimento da sensibilidade e a progressiva reducao da capacidade de indignacao das 

pessoas. 
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1.2 O Quadro da inseguranca publica brasileira 

Hoje, o medo da sociedade com relacao a violencia nao e ilusorio nem fruto de 

manipulacao da midia. O quadro nacional da inseguranca e de extraordinaria gravidade, por 

diferentes razoes, entre as quais passaremos a destacarmos abaixo. 

Destacamos primeiro, a magnitude das taxas de criminalidade e a intensidade da 

violencia envolvida. Segundo, a exclusao de setores signitlcativos da sociedade brasileira, em 

diversas areas pobres de nossas grandes cidades, que permanecem sem acesso aos beneficios 

mais elementares proporcionados pelo Estado Democratico de Direito. como liberdade de 

expressao e organizacao. e o direito trivial de ir e vir. Em outras palavras, segmentos 

expressivos da populacao brasileira permanecem submetidos a dupla tirania. imposta por 

criminosos armados e por grupos de policiais corruptos e violentos. 

E por ultimo, a degradacao institucional a que se tern vinculado o crescimento da 

criminalidade: o crime se organiza, isto e. penetra cada vez mais fundo e de modo mais organico 

nas instituicoes publicas; as policias se deixam invadir, em escala assustadora, pela corrupcao. 

pela promiscuidade com o crime; as praticas policiais continuam marcadas pelo racismo. pelos 

estigmas de classe, pelos preconceitos contra as minorias sexuais e pela brutalidade. 

Ainda que o problema da violencia ou da criminalidade violenta diga respeito a todos, a 

vitima mais grave, cujos efeitos sao letais. apresenta um elevado grau de concentracao, como 

tudo num pais subdesenvolvido como e o caso do Brasil. 
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Tambem nesse caso. sao os pobres e os negros que pagam. com o sacriflcio de suas 

vidas, o preco mais alto. Nosso problema mais dramatico, na area da seguranca, e o verdadeiro 

genocfdio a que vem sendo submetida a juventude brasileira, especialmente a juventude pobre 

do sexo masculino e, em particular, os jovens negros. No ano 2000, no Estado do Rio de 

Janeiro, 2.816 adolescentes morreram assassinados (107,6 por cem mil adolescentes , a media 

brasileira e de 52,1, no ano 2000, tendo sido de 30, em 1980). O estado do Rio de Janeiro so e 

superado, nessa contabilidade morbida, pelo estado de Pernambuco. Ja a cidade do Rio de 

Janeiro fica atras de outras tres capitals: Recife, Vitoria e Sao Paulo, nessa ordem. Em 1991. os 

homicidios dolosos no estado do Rio, nessa mesma faixa etaria, correspondiam a 76,2 por cem 

mil jovens. Enquanto as mortes por homicidio nao ultrapassam 4% do conjunto das mortes. no 

universo da populacao brasileira, entre os jovens, o numero se eleva a 39%. ou seja uma taxa 

muita elevada, beirando o absurdo. 

Em varios estados, a matriz da violencia e o trafico de armas e drogas (o segundo 

tlnanciando o primeiro e ambos induzindo a expansao e a intensificacao da violencia envolvida 

nas praticas criminals), que se realiza no atacado e no varejo. 

A dinamica do comercio ilegal atacadista e acionada sobretudo por criminosos de 

"colarinho branco", capazes de lavar dinheiro com habilidade de profissionais das financas 

ilegais. Esses permanecem impunes, imunes as acoes repressivas e ao foco investigativo das 

policias estaduais, cuja obsessao unilateral tern sido o varejo, nas favelas, vilas e periferias. 

Nas areas pobres em que o comercio varejista se instala, morrem os meninos em 

confrontos entre grupos rivais ou com policiais, nas incursoes belicas a que, quase sempre, se 

resumem as chamadas "politicas de seguranca".Considerando-se a centralidade desse topico. 
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vale a pena deter-se no diagnostico das condicoes que tern propiciado a reproducao ampliada 

do comercio ilegal de armas e drogas, em muitas cidades brasileiras. 

Foi com intuito de assegurar uma ressocializacao dos apenados que a Lei n. 

7.210/84(Lei das execucoes penais) nasceu, no entanto , ao disciplinar os modos de execucao 

das penas , buscando sempre uma recuperacao do preso e so depois devolve-lo a sociedade ja 

nao esta mais dando resultados desejados, se e que algum dia esses resultados foram 

maravilhosos, pois as leis nao conseguem lograr exitos, vistos que as falhas na estrutura das 

penitenciarias e em cadeias publicas, que muitas das vezes estao superlotadas. muitas das vezes 

coloca de volta ao convivio social, determinados presos que ainda nao foram recuperados 

totalmente. 

Ao fazer um relato da vida dos apenados no maior presidio do Pais, o "Carandiru" . 

VARELLA, Drauzio(2000:90) diz: 

Nas semanas subseqiientes , a realidade demonstrou-se mais complexa do que eu 

imaginava. O numero de doentes que vinha dos pavilhoes para atendimento 

ambulatorial aumentava sem parar. Nao era apenas os casos de AIDS e tuberculose, a 

clientela tornou-se variada: facadas , acessos de asma, diabeticos. hipertensos. 

abscessos, craqueiro dispineticos, paraplegicos com escaras, epileticos em crise. 

dermatites diversas e, inclusive, gente saudavel com intencao de tirar vantagem do 

medico ingenuo. 

A vida numa penitenciaria, como foi acima exposto, so vem aumentar os problemas ja 

existentes, pois sua estrutura nao da condicoes para tal recuperacao, nao ha um programa de 

colocar esses delinquentes num emprego. ou ate mesmo Ihe da uma profissao para que o 

mesmo se responsabilize pelo o seu trabalho, e que logo volta e delinquir. ou se recuperado. e 

jogado na sociedade sem perspectivas de emprego e de recomecar uma vida nova, e logo volta 
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ao mundo do crime, ja que nao ha uma politica criminal que resolva os seus problemas e sim os 

aumentas cada vez mais , contribuindo para o aumento da mesma. 

Dai a necessidade de se buscar solucoes alternativas ao confinamento dos apenados em 

presidios, os quais nao oferecem condicoes habeis a promover a efetiva reabilitacao dos 

mesmos. mas, do contrario, funcionam como um incentivo a pratica reiterada de crimes, uma 

vez que o individuo submetido a tao deprimente situacao, distante da familia, de qualquer 

especie de principio moral, muitas vezes impossibilitado de exercer uma atividade que lhe 

confira o minimo de dignidade, jamais poderia nutrir em seu intimo boas perspectivas. 
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C A P I T U L O 2 UM R E M E D I O PARA O ABRANDAMENTO DA 

V I O L E N C I A 

2.1 Policia Comunitaria 

A Constituicao Federal de 1988 trouxe uma inovacao terminologica no que tange a 

responsabilidade pela seguranca publica 2 . Consoante ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 144 da Carta Magna, e 

dever e responsabilidade de todos. 

Art. 144 - "A seguranca publica. dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida pela preservacao da ordem publica e da incolumidade das pessoas 

e do patrimonio, atraves dos seguintes orgaos..." (BRASIL, 2002:68) (grifo nosso). 

Isto signifka que todos os cidadaos brasileiros sao responsaveis pela seguranca de toda 

a sociedade. Portanto, mais do que uma atitude cidada, zelar pela integridade fisica e moral 

dos individuos, bem como pela manutencao da ordem publica, e um dever constitucional. 

A constitucionalizacao dessa responsabilidade, no entanto, apenas normatiza uma regra 

logica. Ora. atribuir aos integrantes de uma comunidade a obrigacao de velar por sua propria 

2 BRASIL. Constituicao (1988). Constituicao da Republica Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Organizacao do texto: Anne Joyce Angrier. 8. 

ed. Sao Paulo: Rideel, 2002. 264p. 
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seguranca e uma questao de bom senso. Porque a sociedade tern o dever de se interessar e 

lutar por todas as causas que lhe dizem respeito. estando ultrapassado o entendimento no qual 

o Estado, e apenas ele, e o responsavel pelos problemas sociais. 

Nao temos duvidas que se tratando de Seguranca Publica. Os sistemas tradicionais 

eminentemente repressivos ainda dominant a area em todo o mundo. No entanto. cada vez mais 

cresce o indice de violencia, e as solucoes dos seus problemas vem. ao longo do tempo. 

arrastando-:;e, mostrando-se insatisfatorios, longe do desejado por todos. 

Diante disso, muitos pesquisadores dos departamentos de policia de todo o mundo 

comecaram a pensar num programa de policiamento comunitario, no qual a sociedade devesse 

participar a'ivamente em prol de sua propria seguranca, especialmente na elaboracao de taticas 

preventivas. Foi com essa ideia que surgiu, nos anos 70, no Canada e em Londres. ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Low zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Profile Policing ou Police Comnntnautaire
3

. 

Referido programa tern como principios a integracao entre a policia e a sociedade e a 

efetivacao de politicas preventivas. Porque "a policia nao pode ser autonoma em re I acao a 

comunidade. pois opera para ela e em funcao dela" afirma F1LH0( 1998:29). estando a sua 

forca no bom servico prestado ao cidadao. atraves de uma pratica comunicativa. Em outras 

palavras. o trabalho das forcas policiais torna-se mais facil de ser executado com o auxilio dos 

membros da comunidade, pois e a comunidade quern melhor conhece os suspeitos e os locais 

mais propicios ao crime. 

3 In: La Police Communautaire - www.sgc.gc.ca 

http://www.sgc.gc.ca
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Outro sim, e essencial que as pessoas se sintam responsaveis pelas questoes que lhe 

digam respeito e acreditem no poder do trabalho em conjunto. Trata-se de um trabalho 

integrado e educativo que ofereca novas e melhores condicoes de vida a populacao. 

Para o Coronel Noaldo A Ives da Silva , Secretario de Seguranca Publica do Estado da 

Paraiba, As instituicoes policiais e a comunidade atraves de suas representacoes firmarao 

parcerias em que a sociedade participara diretamente das acoes de seguranca, da prevencao e 

das solucoes para os problemas identificados4. 

Desde 1.990, a policia oficial do Canada. GRCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Gendarmerie royale du Canada/, 

comecou a implantar o policiamento comunitario em seus projetos. Desde 1995. a associacao 

dos chefes de policia trabalha tentando sensibilizar a policia e os cidadaos mostrando a 

importancia desse programa. 

O policiamento comunitario trabalha com seis grupos da sociedade. chamados de os 

"Seis Grandes", que devem ser identificados e trabalhados conjuntamente para assegurar o 

exito de quaisquer esforcos do policiamento comunitario. 

0 primeiro grupo a ser destacado e o departamento de Policia, que inclui todo pessoal. 

desde os chefes, policiais e funcionarios todos com participacao ativa e importante para o bom 

andamento do projeto, interligando informacoes 

In: SSP/PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line. Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. Disponivel em 

www.ssp.pb.gov.br ou www.paraiba.pb.gov.br. Acesso em marco de 2004. 

3 In: Le service de police communautaire de la grc a 1'intention des premieres nations (SPCPN- GRQ-

www.rcmp-ccaps.com 

http://www.ssp.pb.gov.br
http://www.paraiba.pb.gov.br
http://www.rcmp-ccaps.com


31 

O segundo grupo e a propria comunidade, que inclui todo os cidadaos, desde dos lideres 

comunitarios formais e informais , tais como os presidentes de associacoes civicas . sacerdotes 

e educadores, ate os organizadores de atividades comunitarias, grupos de jovens e ate os 

cidadaos comuns, todos engajados para contribuir com a seguranca de seu bairro. 

Um grupo tambem muito importante para o desencadeamento do projeto e sem duvida 

As Autoridades Civicas Eleitas, cujo apoio possa afetar o futuro do policiamento 

comunitario, ja que estes com seus prestigios politicos juntos aos governantes podem angariar 

recursos para o desenvolvimento de trabalhos na comunidade, para tirar alguns meninos das 

ruas e da-los condicoes de vida. 

Os seis grandes ainda destacam a comunidade de negocios, onde fazem parte deste 

grupo toda a gama de estabelecimentos comerciais, desde as grandes empresas ate os botecos 

da esquina, constituindo um verdadeiro ligamento entre a sociedade e essas entidades privadas, 

que tambem sao vitimas de assaltos de seus estabelecimentos ate arrombamentos dos 

criminosos e com certeza ira contribuir para o desenvolvimento do projeto em sua comunidade. 

O q-iinto grupo tambem citado pelo o grupo dos seis grandes sao outras instituicoes , 

sendo que estas sao as Instituicoes Publicas (justica, servicos publicos , servicos de saude. etc,) 

e instituicoes sem fins lucrativos , desde clubes de escoteiros ate grupos de obras de caridade 

e grupos de voluntaries 

E per ultimo a midia, tanto a eletronica quanto a escrita, orgao de vital importancia para 

qualquer projeto que queira integrar a comunidade, visto que a sua expansao na sociedade e de 

grande influencia no comportamento das pessoas, podendo divulgar as campanhas do projeto 



em seus meios de comunicacao, atingindo assim todos, que fleam conhecedores das atividades 

em destaque em suas comunidades, incentivando todos a participarem do projeto. 

Nesta era da midia , mesmo os assuntos de maior complexidade correm o risco de serem 

reduzidos a uma noticia de 10 segundos de duracao no noticiario noturno. A realidade e que o 

policiamento comunitario e um conceito por demais importante e de eonseqiiencias muito 

fortes para que possa ser enquadrado no formato de "menos de 25 palavras". Entretanto o fato 

de deixar de fornecer definicoes simples e concisas acarreta o risco de que outros o facam no 

seu lugar. sem no entanto entender do assunto. 

Uma definicao mais ampla do que seria policiamento comunitario se faz necessario, e a 

seguir daremos um conceito que caracteriza o referido programa, atlrmando ser o policiamento 

comunitario uma filosofia e uma estrategia organizacional que proporciona uma nova parceria 

entre a populacao e a policia. Baseia-se na premissa de que tanto a policia quanto 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. 

0 policiamento comunitario exige um comprometimento de cada um dos policiais e 

funcionarios civis do departamento policial com a filosofia do policial comunitario. Ele 

tambem desafia todo o pessoal a encontrar meios de expressar esta nova filosofia nos seus 

trabalhos , compensando assim a necessidade de manter uma resposta imediata e efetiva aos 

incidentes criminosos individuals e as emergencias , como objetivo de explorar novas 

iniciativas preventivas , visando a resolucao de problemas antes que eles ocorram ou se tornem 

mais graves. 
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O policiamento comunitario baseia-se tambem no estabelecimento dos policiais como 

"mini-chefes" de policia descentralizados em patrulhas constantes. gozando de autonomia e 

liberdade de trabalho como solucionadores locais dos problemas da comunidade, em contato 

permanente com a comunidade. 
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2.2 Os principios basicos do programa policiamento comunitario 

Estes principios devem estar presentes em todos as politicas, procedimentos e praticas 

associadas ao policiamento comunitario. Muitos grupos usam estes principios como um guia . 

ao redigir p!anos , referindo-se a principios especificos como uma justificativa ou explicacao 

para certas decisoes ou acoes. E para entendermos melhor o policiamento comunitario. 

detalharemos alguns de seus principios basicos. 

Um principio muito destacado e o da filosofia e estrategia organizacional. O 

policiamento comunitario e ao mesmo tempo uma filosofia (uma maneira de pensar) e uma 

estrategia organizacional (uma maneira de desenvolver a filosofia) que permite a policia e as 

pessoas trabalharem juntas em novas maneiras para resolver os problemas da criminalidade. 

das drogas ilicitas, do medo. do crime, das desordens fisicas e sociais (desde pichacao ate vicio 

em drogas). da decadencia do bairro. e a qualidade geral de vida na comunidade. A filosofia 

reside na c.enca de que as pessoas merecem influir no processo policial, em troca de sua 

participacao e apoio. pois entende que as solucoes para o problema atuais das comunidades 

exigem a liberacao das pessoas e da policia para explorarem novas maneiras criativas de lidar 

com as preocupacoes do bairro. para alem de uma visao estreita dos incidentes criminals 

individuals. 

E importante tambem mencionarmos o comprometimento com a concessao de poder a 

comunidade. 
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A estrategia organizacional do policiamento comunitario exige antes de qualquer coisa 

que todo mundo no departamento policial, incluindo tanto o pessoal civil quanto o fardado. 

deve investigar uma maneira de traduzir para a pratica a filosofia da participacao do poder. 

lsto exige uma mudanca , sutil mas sofisticada, de modo que todos no departamento 

compreendam a necessidade de se concentrar na resolucao de problemas da comunidade. 

atraves de novas e criativas maneiras . podendo abranger o desafio e o esclarecimento das 

proprias pessoas envoividas no processo de policiamento. 

O policiamento comunitario implica em uma mudanca dentro do departamento que 

garanta uma maior autonomia (liberdade para tomar decisoes) aos policiais operacionais . o 

que tambem supoe um maior respeito por suas ideias como profissionais da policia. Dentro da 

comunidade , os cidadaos devem participar, como plenos parceiros da policia dos direitos e 

das responsabilidades envolvidas na identifieacao . priorizacao e solucao dos problemas. 

O policiamento comunitario utiliza o principio do policiamento descentralizado e 

personalizado. Para impiantar o verdadeiro policiamento comunitario . os departamentos 

policiais devem tambem criar e desenvolver um novo tipo de policial operacional, que aja 

como uma ligacao direta entre a policia e as pessoas da comunidade. A medida que a 

comunidade demanda especialista, os policiais comunitarios devem ser liberados do 

isolamento da radio-patrulha e das chamadas pelo o radio, de modo que possam manter contato 

diario, direto e pessoal com pessoas a que servem, em uma area bem definida de 

patrulhamento. Em longo prazo , todos os policiais devem praticar a abordagem do 

policiamento comunitario. 
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O referido programa procura a resolucao preventiva de problemas . a curto e longo 

prazo. O amplo papel do policiamento comunitario exige um contato continuo e sustentado 

com as pessoas da comunidade respeitadoras da lei,de modo que possam, em conjunto,explorar 

novas solucoes criativas para as preocupacoes locais , servindo os cidadaos como auxiliares e 

voluntarios. como policiais que devem zelar pelo o cumprimento da lei. Os policiais 

comunitarios atendem aos chamados e realizam prisoes , mas tambem ultrapassam esta visao 

estreita, de modo a desenvolver e monitorar iniciativas mais abrangentes e de longo prazo, que 

podem envolver todos os elementos da comunidade nos esforcos para melhorar a qualidade 

geral de vida. O policial comunitario age tambem como elo em relacao a outras instituicoes 

publicas e privadas que possam ser uteis em uma dada situacao. 

Ha determinadas palavras que no programa tern sentidos mais especificos, sao o caso 

das palavras: etica , legalidade, responsabilidade e confianca. 

O policiamento comunitario pressupoe um novo contrato entre a policia e os cidadaos 

que ela atende, este contrato oferece uma esperanca de superar a apatia generalizada ao 

policial, e ao mesmo de restringir qualquer impulso de gigantismo este novo relacionamento. 

baseado na confianca e no respeito mutuos, sugere tambem que a policia possa servir como um 

catalisador, desafiando as pessoas a aceitarem sua participacao na responsabilidade pela 

qualidade geral de vida da comunidade. 

0 policiamento comunitario significa que os cidadaos serao estimulados a cuidar mais 

por si mesmos de suas preocupacoes menores; porem, isto liberara a policia para trabalhar com 

pessoas no desenvolvimento imediato ou a longo prazo de solucoes para os problemas da 

comunidade , atraves de metodos que incentivam a responsabilidade e o respeito mutuo. 
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Um princfpio considerado pelo o programa de vital importancia e a extensao do 

mandato policial. O policial comunitario acrescenta o elemento vital ao papel repressivo 

tradicional da policia, resultando em um servico policial de e no espectro. Como linica 

instituicao de controle social aberta 24 horas por dia, sete dias na semana. a policia, precisa 

manter a capacidade de responder imediatamente as crises e aos incidentes criminals. Mas o 

policiamento comunitario amplia o papel da policia . de modo que ela possa produzir um maior 

impacto na realizacao de transformacao que venham ao encontro das promessas de tornar as 

comunidades mais seguras e mais atraentes como lugares para viver amanha. 

Tambem e inclusa no policiamento comunitaria a necessidade de procurar ajuda para as 

pessoas com necessidades especificas. O policiamento comunitario enfatiza a exploracao de 

novos caminhos para proteger e valorizar as vidas das pessoas mais vulneraveis - jovens . 

velhos. minorias. pobres, deficientes, sem medo. Ele assimila e amplia o alcance dos esforcos 

previos , tais como a prevencao do crime e as relacoes polfcia-comunidade. 

Criatividade e apoio basicos, sao utilizados pelo o programa em tela. O policiamento 

comunitario promove o uso judicioso da tecnologia, mas tambem repousa na crenca de que 

nada supera o que pode ser alcancado por seres humanos dedicados, trabalhando juntos. O 

policiamento comunitario invoca confianca nas pessoas que estao na linha de frente Juntas na 

rua , ao confiar e seu discernimento, sabedoria e experiencia para fabricar novas abordagens 

criativas para as preocupacoes contemporaneas da comunidade. 

Deve haver ainda na comunidade uma mudanca interna. O policiamento comunitario 

deve ser uma abordagem plenamente integrada, envolvendo todo o departamento servindo os 

policiais comunitarios de generalistas que fazem a ponte entre a policia e a comunidade 
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atendida.a abordagem do policiamento comunitario exerce internamente um papel crucial . 

fornecendo informacoes e esclarecimentos sobre os problemas da comunidade e recrutando 

apoio da comunidade para os objetivos gerais do departamento. Uma vez aceito o policiamento 

comunitario como estrategia de longo prazo, todos os policiais devem pratica-lo. Isto pode 

ievar de dez a quinze anos. 

Finalizando os principios basicos do programa . deve tambem esta inserido dentro do 

projeto, a construcao do futuro. O policiamento comunitario oferece a comunidade um service 

policial descentralizado e personalizado, o policiamento comunitario reconhece que a policia 

nao pode impor ordem na comunidade de fora para dentro, mas que as pessoas devem ser 

encorajadas a pensar na policia como um recurso a ser utilizado para ajuda-las a resolver os 

problemas £tuais da comunidade. 

Nao e uma tatica a ser aplicada e depois abandonada, e sim uma nova filosofia e uma 

estrategia organizacional que fornece a flexibilidade capaz de atender as necessidades e 

prioridades locais, a medida que elas mudam atraves do tempo. 

Complementando os principios norteadores desses programas, a abordar a experiencia 

dos outros pafses, S O U Z A ; Luis Antonio Francisco de (2002, p . l 1), com muita propriedade. 

nos informa que: 

Nesse sentido. a experiencia internacional em materia de policia tern se baseado no 

aprimoramento dos servicos prestados a comunidade, na protecao das vitimas, na 

parceria com entidades da sociedade c iv i l , na coleta, tratamento e divulgacao de 

dados, no planejamento de acao, na compreensao trivial de que a seguranca publica e 

uma construcao social complexa. 
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Como se pode perceber, faz-se necessaria uma nova concepcao de seguranca publica. 

em que o referenda! seja a integracao comunitaria. E preciso adequar a policia as necessidades 

da sociedade democratica, investindo nas praticas preventivas, no aperfeicoamento e na 

humaniza9ao dos policiais, orientando-os para uma cultura de respeito aos direitos dos 

cidadaos e de cooperacoes mutuas. 

Referido programa tern como principios a integra9ao entre a policia e a sociedade e a 

efetiva9ao de politicas preventivas. Porque "a policia nao pode ser autonoma em rela9ao a 

comunidade, pois opera para ela e em fun9ao dela" aflrma FILHO( 1998:29), estando a sua 

for9a no bom servi9o prestado ao cidadao, atraves de uma pratica comunicativa. Em outras 

palavras, o trabalho das for9as policiais torna-se mais facil de ser executado com o auxilio dos 

membros da comunidade. pois e a comunidade quern melhor conhece os suspeitos e os locais 

mais propicios ao crime. 

Da mesma forma, mister a conscientiza9ao da sociedade de sua responsabilidade pela 

seguran9a, ficando o sucesso dos programas na dependencia do engajamento de cada membro 

da coletividade, que por ser cidadao deve zelar pela sua comunidade e contribuir com o Estado. 

seja atraves de informa9oes dadas aos disque-denuncias, nao se omitindo, diante dos casos de 

violencia que tome conhecimento, seja zelando pelo patrimonio Publico, como por exemplo 

nao quebrar lampadas em lugares ermos para que ali nao sejam praticados crimes como roubos 

estupros etc.. ja que os bandidos costumam agir em regioes que tenham essas caracteristicas, 

uma vez que dificulta a sua identifica9ao e tambem a a9ao da policia. 

A Policia Comunitaria realiza o policiamento ostensivo, orientado pela necessidade que 

as comunidades apontam. 
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A Policia Comunitaria realiza o policiamento ostensivo, orientado pela necessidade que 

as comunidades apontam. 

Ainda executa o servico de policiamento repressivo - quando necessario. 

acompanhamento das diversas necessidades das comunidades, alem de prestar um servico de 

assistencia social - socorrendo vitimas, esclarecendo a comunidade em geral. atraves de 

palestras em escolas, centros sociais e associacoes de moradores e jovens em geral que tambem 

sera uma forca a mais para a divulgacao do programa e seu sucesso, conseguindo assim o seu 

objetivo que e diminuir a criminalidade nessas regioes. 
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C A P I T U L O 3 A I M P L A N T A C A O D E N U C L E O S COMUNITARIOS NA 

PARAIBA 

3.1 A importancia dos CONSEGS 

Com o implemento do programa de policiamento comunitario, em 19986, houve uma 

verdadeira revolucao no ramo da Seguranca Publica no Brasil. Pela primeira vez, veio a baila a 

possibilidade de se ter uma policia - em sentido amplo - mais proxima da sociedade, e, 

consequentemente, uma relacao de confianca mutua entre policial e cidadao. 

Para levar a efeito o projeto, foram criados os conselhos comunitarios. O Conselho de 

Seguranca do Bairro e uma entidade destinada a coordenar juntamente com os Orgaos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seguran 9a Publica as a96es pertinentes a seguran 9a na comunidade, para atuar ao lado da 

Policia Comunitaria, da Policia Civil e Policia Federal. E o elo que promove a interatividade 

entre a Policia Comunitaria e a comunidade. 

O Conselho de Seguranca deve ser organizado por pessoas da propria comunidade 

interessadas em uma melhoria do nivel de vida. pois Seguran9a Publica implica em oferecer 

melhor situacao de conforto e bem estar para o cidadao e sua familia na area em que reside. 

trabalha. estuda ou realiza suas atividades de lazer. O primeiro Conselho de Seguranca 

implantado no Pais, foi o CONSEB - Conselho de Seguran9a do Bairro America, implantado 

6 BRASIL. Decreto n.25.293, de 11 de novembro de 1998. Cria no ambito da Secretaria de Seguranca Publica e 

Defesa da Cidadania os Conselhos Comunitarios de Defesa Social e da outras providencias. 
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em Aracaju e sua fundacao data de 1996, ano em que foi fundada a Policia Comunitaria. Em 

Sao Paulo, surgiram os CONSEGS - Conselhos Comunitarios de Seguranca, que passou a ser 

adotado na Paraiba. 

Os conselhos podem ser criados a partir de uma simples solicitacao a Secretaria de 

Seguranca Publica, feita por pessoas da comunidade, pela iniciativa da propria Secretaria, ou 

ainda pela orientacao de um conselho ja formado. 

Com o lema "Somando esforcos e dividindo responsabilidades", eles sao formados 

pelos mais diversos segmentos da comunidade de um bairro, ou de um municipio: comandantes 

de companhias, pelotoes e batalhoes, delegados. policiais civis e militares, membros do Corpo 

de Bombeiros. do Exercito. da Marinha e da Aeronautica, membros do Ministerio Publico, da 

Defensoria Publica, do Poder Judiciario. vereadores, deputados, secretarios municipals, 

comerciantes, medicos, professores, estudantes. membros de igrejas, de organizacoes nao 

governamentais, das mais diversas associates, etc. 

Os Conselhos de Segurancas sao comandados por uma diretoria, composta por: 

Presidente. Vice-Presidente. Primeiro e Segundo Secretarios. Diretor de Direitos Humanos. 

Diretor de Relacoes Publicas e Diretor de Patrimonio, eleita para um mandato de 1 ano. Seus 

membros reunem-se entre si quinzenal ou mensalmente, e uma vez por mes com os 

comandantes, delegados e policiais. para discutirem os avancos do programa e avaliar a sua 

repercussao. 

Nas reunioes, a populacao tern direito a voz e vez. Alem de cada participante ter a 

oportunidade de expor seu problema e solicitar auxilio, podem acontecer palestras ministradas 
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pelos mais diversos profissionais, com o intuito de estimular uma seguranca preventive. Dos 

orgaos da Secretaria de Seguranca Publica, partem os incentivos as deniincias7 , bem como 

instrucoes de como a comunidade deve proceder para evitar a violencia. Da comunidade 

surgem as indicacoes dos pontos de maior intranquilidade, dos locais criticos em relacao a 

criminalidade e as solucoes mais eficientes. como os pedidos de aumento de contingente nas 

ruas. Em suma, discutem-se os problemas e tracam-se estrategias de acao para combater as 

praticas de violencia. 

Os conselhos, Alem dos encontros. podem promover cursos, seminarios. gincanas 

culturais, torneios desportivos e concursos, na tentativa de abranger as mais diversas questoes 

sociais. 

O Conselho de Seguranca ainda pode atuar em outras areas. Por exemplo, atraves de 

campanhas educativas. Podem ser utilizados panfletos, folders, folhetos, impressos, radios 

comunitarias. televisao. Imernet. que esclarecam e alertem a populacao para a adocao de 

medidas preventivas para a diminuicao da criminalidade. Mensagens como: "Verifique ao sair 

de casa se todas as portas e janelas estao bem fechadas" ou "Certifique-se se no seu roteiro a 

noite, existem ruas ou caminhos mais iluminados, que sejam mais seguros", etc. 

Campanhas de esclarecimentos nas Escolas da comunidade atraves de palestras sobre 

drogas. violencia. Policia Comunitaria. Transito. etc. Portanto. um Conselho de Seguranca 

pode atuar ativamente na comunidade, realizando varias funcoes que visem. juntamente com a 

Policia Comunitaria, aumentar a sensacao de seguranca do cidadao e das instituicoes. 

7 No Estado d i Paraiba, qualquer cidadao pode denunciar anonimamente atraves do numero 185. Em Sao Paulo, 

o disque-denuncia teve um aumento de 225% nas ligacoes. ajudando a resolver 1593 casos neste ano (In: Folha 

de Sao Paulo on line, 05 de julho de 2002, www.folha.com.br). 

http://www.folha.com.br
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Os documentos que o Conselho de Seguranca deve ter sao: Livro de Ata para registro 

das reunioes da Diretoria e das Assembleias; Estatuto regulando as atividades do Conselho de 

Seguranca, registrado em Cartorio; Livro para controlar a entrada e a saida dos 

recursos;Regimento Interno do Conselho de Seguranca (facultado); Outros Livros que a 

Diretoria Julgar necessarios; Apos dois anos de existencia oficial, reconhecer como de 

Utilidade Publica, para, inclusive, obter recursos oriundos de orgaos publicos e fundacoes. 

Os Conselhos em sua totalidade nao dispoem de sede propria. Raros sao os conselhos 

que possuem sede propria. E necessario considerar o quanto seria dispendioso manter uma 

sede de Conselho de Seguranca com recursos da comunidade. 

Intelizmente os Conselhos sao formados por pessoas que normalmente exercem 

atividades profissionais diariamente, nao dispondo de tempo para permanecer por todo o dia 

no Conselho. Os Conselhos de Seguranca reunem-se normalmente a noite, em dias que 

julgarem mais convenientes. 

E preciso considerar que os integrantes da comunidade quase sempre trabalham 

durante o dia. As Diretorias dos Conselhos de Seguranca reunem-se normalmente em Escolas. 

Associacoes, clubes, Igrejas, residencias e etc.. 

A comunidade podera contribuir com recursos financeiros. materials ou servicos para 

manter o Conselho de Seguranca, bem como despesas eventuais com viatura, moto, bicicleta 

da Policia Comunitaria. cujo conserto nao possa ser realizado pela PM naquela ocasiao. e 

ainda recursos para realizar manutencao nas instalacoes do Posto de Atendimento ao Cidadao 

PAC. 

A contribuicao podera ser realizada atraves de carnes, ou diretamente ao Tesoureiro, 

que fara as devidas anotacoes dos valores recebidos.As instituicoes publicas e privadas 
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tambem poderao contribuir.Exemplo: Prefeituras que colaboram com o pagamento de casas 

para instalacao dos PAC, custeiam conserto de viaturas, etc.A comunidade em parceria com a 

Policia Comunitaria ficara encarregada do mobiliario para o bom andamento que sera utilizado 

e que e necessario ao Posto de Atendimento ao Cidadao (PAC). 
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3.2 O pioneirismo dos Bancarios e projetos implantados na sua comunidade 

Acoes integradas com outras secretarias do Estado, visando a implementacao de politicas 

publicas de acao social, educacao, saude, cultura. esporte e lazer fazem parte da proposta de 

policiamento comunitario que foi implantado pelo governador Cassio Cunha Lima no dia 19 de 

agosto de 2003 na Associacao dos Moradores dos Bancarios. Joao Pessoa/PB. Primeiro. a 

secretaria de seguranca publica promoveu curso sobre o assunto que foi ministrado em Joao 

Pessoa. 

O Governo do Estado esta dando uma nova dimensao ao projeto de Policia 

Comunitaria, comecando pela instalacao de uma comissao para acompanhar a sua 

implantacao, tendo como presidente da comissao o Delegado Dr. Elias Marques, e contara 

com a participacao tambem da policia militar. 

Para a implantacao do projeto Policia Comunitaria, Num primeiro momento. a 

Secretaria de Seguranca Publica trabalhou a sensibilizacao da comunidade e sua integracao 

com o policial, que sera tambem previamente preparado para tal projeto, que sera feito 

treinamentos, com aulas teoricas e praticas. Um embriao desta nova proposta foi implantado 

em duas comunidades na nossa Capital, Joao Pessoa/Pb, a primeira foi implantada na 

comunidade dos Bancarios e a segunda , em cruz das Armas. 

Mais uma etapa para a implantacao do projeto foi cumprida, com a realizacao do curso 

para policiais militares e civis, no Centro de Treinamento da Policia Militar, em Mangabeira. 



47 

Trata-se de um trabalho integrado e educativo que ofereca novas e melhores condicoes de 

vida a populacao. 

A policia de protecao da vida, da integridade fisica e da dignidade das pessoas 

,independertemente dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA raqa , credo , idade ou condicao social, tao sonhada. somente se 

implantara com a doasao do modelo comunitario que redefine posturas de forma a demonstrar 

que o agente publico encarregado da preservacao da ordem publica nao deve estar limitado ao 

sistema atendimento de ocorrencias, mas deve expandir suas atividades para exercer com 

voca9ao o trabalho de promocao da dignidade humana, indo alem do singular respeito aos 

direitos individuals e alcancando o patamar da mais completa atuacao deontologica. 

O projeto propoe a implantacao de uma politica de seguran£a voltada para um convivio 

satisfatorio com a comunidade. Essa forma de policiamento funcionara atraves de nucleos 

comunitarios nos bairros. 

justifica o secretario-adjunto da seguranca publica do estado da Paraiba, Geraldo Amorim 

, que em principio, o bairro dos Bancarios foi escolhido, por ter em suas adjacencias 

comunidades em que foi identificada a necessidade de uma atencao maior das autoridades da area 

de seguranca8. 

Existem interligadas aquele bairro varias comunidades, a exemplo do Conjunto Paulo 

Miranda, Santa Barbara, Eucalipto. Colibris. Timbo. alem do Jardim Cidade Sao Paulo, do 

In: SSP/PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line. Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. Disponivel em 

www.ssp.pb.gov.br ou www.pargiba.pb.gov.br. Acesso em marco de 2004. 

http://www.pargiba.pb.gov.br
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Anatolia e Cidade Jardim Universitaria, locais que necessitavam de um planejamento que foi 

feito junto a propria comunidade, visto que algumas comunidades como a comunidade do timbo, 

por ser ja uma regiao de dificil acesso dificultava a acao da policia nessa area, sendo considerado 

o refugio de alguns traficantes que ali se escondia, apos atuarem nas regioes circunvizinhas . 

trazendo m^do para todos que morava ali por perto, pois alguns bandidos atuavam fazendo 

alguns assaltos e logo fugiam para la, ticando impunes e livres das acoes da policia , voltando a 

atuar novamente, dai a justificativa dos Bancarios ser a primeira comunidade a ser implantada o 

programa policiamento comunitario. 

Para a implantacao do Programa Policia Comunitaria foram ministrados varios cursos a 

comunidade. de forma a promover a interacao da mesma. Um convenio com o Ministerio da 

Justica possibilitou que policiais civis, militares e agentes multiplicadores da propria comunidade 

fossem preparados atraves de cursos para essa modalidade de policiamento pelo Tenente-coronel 

Miguel Liborio Cavalcante Neto, da PM de Sao Paulo e membro da Secretaria Nacional de 

Seguranca Publica. que tern larga experiencia no assunto. A confianca mutua foi o tema central 

das atividades dos cursos9. Disciplinas como "Doutrina de Policia Comunitaria", "Mobilizacao 

Comunitaria**, "Conselho Comunitario de Seguranca". "Planejamento Estrategico da Policia 

Comunitaria", "Relacao Policia e Sociedade" entre outras, mostram que a responsabilidade com 

a Seguranca Publica sao de todos. 

9 In: SSP/PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line. Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. Disponivel em 

www.ssp.pb.gov.br ou www.paraiba.pb.gov.br. Acesso em merco de 2004. 

http://www.ssp.pb.gov.br
http://www.paraiba.pb.gov.br
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Avaliacoes sao feitas diariamente. durante reunioes do Secretario com assessores 

diretos civis e militares com o objetivo de identiricar bolsoes de insegurai^a a fim de que 

sejam adotadas medidas que inibam a criminalidade. 

Conscientizar e mobilizar os cidadaos para o policiamento comunitario. Esse e um dos 

objetivos da Secretaria de Seguranca Publica da Paraiba, para dar continuidade ao trabalho 

crescente da Policia Comunitaria, que vem sendo desenvolvido em bairros de Joao Pessoa, e 

tambem em Campina Grande, com resultados bastante positivos. Para atingir essa meta, foi 

realizado no mes de Janeiro de 2004 o Programa de Mobilizacao Comunitaria. ministrado pela 

pedagoga e especialista em mobilizacao comunitaria. a paulistana Alice Yamasaki, em varias 

comunidades onde ja tern o sistema de policiamento implantado.Em con form idade com as 

orientacoes estabelecidas pela Secretaria Nacional de Seguranca Publica, o curso chama a 

sociedade para ser parceira na melhoria da qualidade de vida, participando na construcao da 

realidade e com consciencia da responsabilidade de todos nos problemas de cada 

bairro.Disciplinas como etica e cidadania, sensibilizacao e organizacao comunitaria fizeram 

parte do programa. Foram realizadas tambem reunioes com a Policia Comunitaria da Paraiba. 

Comando Geral da PM/PB e Policia Civil , representantes do poder publico e nos Iocais onde 

ja foram implantados esses tipos de policiamento. como Cruz das Armas, Campina Grande. 

Bancarios, Timbo, Mucumagro. Paratibe, Parque do Sol e Santa Barbara. Segundo a 

especialista Alice Yamasaki 1 0, a Paraiba e pioneira no Programa de Mobilizacao Comunitaria. 

In: SSP/FBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line. Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. Disponivel em 

www.ssp.pb.gov.br ou www.paraiba.pb.gov.br. Acesso em marco de 2004. 

http://www.ssp.pb.gov.br
http://www.paraiba.pb.gov.br
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O sistema de Policiamento Comunitario e uma parceria com o governo federal previsto 

no Piano Nacional de Seguranca Publica e do Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse 

tipo de policiamento consiste numa estrategia organizacional que proporciona a parceria entre 

a policia e a populacao, no trabalho conjunto de identificacao, prevencao e solucao dos 

problemaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contemporaneos que possam levar a criminalidade e a queda da qualidade de vida 

na area. 

O apoio e personalizado, onde o mesmo policial patrulha e trabalha na area, numa base 

permanente, realizando uma parceria preventiva, faz com que haja uma interacao entre a policia e 

a populacao, proporcionando uma mudanca de cultura e conscientizando tanto as autoridades 

policiais como a populacao de que a responsabilidade na qualidade de vida e de todos. 

Esse policial comunitario, extremamente disciplinado, com qualidade de lideranca e 

treinamento especifico, sempre devera trabalhar na reconstru9ao dos valores ligados a 

solidariedade fraterna , fazendo com que cada cidadao em particular e a comunidade como um 

todo ,dentro dos principios democraticos de participacao e com responsabilidade, assuma o seu 

papel de parceiro e fiscalizador de participacao e co-obrigacao de servir e proteger. 

Outra atividade desenvolvida pelo programa Policia Comunitaria e o Patrulhamento 

Escolar, implantado para combater a violencia nas escolas dos bairros da zona sul da Capital. 

Este projeto desempenha um importante trabalho para a diminuic&o dos conflitos nos 

estabelecimentos de ensino. 

A atuacao da Patrulha Escolar e verificada nas escolas e suas imediacoes, pois e sabido 

que a regiao dos Bancarios possui inumeras escolas, devidas o bom desenvolvimento daquela 
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comunidade e por ser um bairro proximo da Universidade Federal da Paraiba, e outras escolas de 

cursinhos pre-vestibulares , como se ver e uma regiao de muitos estudantes que necessita de 

maior seguranca, pois na maioria das vezes precisam estudar a noite e voltam tarde para suas 

residencias . e ate mesmo para inibir o trafico e uso de drogas e a violencia por parte dos alunos. 

As areas desertas proximas as escolas recebem uma atencao especial por se tratar de 

lugares potenciais para o uso de drogas. 

O trabalho da Patrulha Escolar busca instaurar um clima amistoso entre policiais. 

alunos, professores e diretores das escolas. O uso da conversa e a arma mais eficiente neste 

tipo de policiamento. A Figura de repressao da instituicao policial deixa de existir. provocando 

uma mudanca que vein dando certo, de acordo com as estatisticas. 

Atualmente, a Patrulha Escolar dispoe de uma viatura e quatro policiais (dois homens e 

duas mulheres) que prestam apoio a todos os colegios do bairro. Desde a criacao da Patrulha 

Escolar, os indices de ocorrencias registradas no bairro diminuiram(ver item 3.3). mostrando 

que a conscientizacao atraves da educacao e o melhor meio de lidar com os adolescentes. 

Na avaliacao dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, a criacao da Patrulha 

Escolar foi um instrumento importante para o desenvolvimento das atividades educativas pelo 

fato de haver uma interacao salutar entre os policiais e as escolas. A parceira firmada entre os 

colegios e a policia vem permitindo a aplicacao de medidas no que se refere a seguranca no 

ambito dos centros de ensino. Alem disso. e realizado um trabalho de conscientizacao junto as 

fami'lias atraves de equipes pedagogicas. 
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Trata-se de um trabalho integrado e educativo que oferece novas e melhores condicoes 

de vida a populacao. As instituicoes policiais e a comunidade atraves de suas representacoes 

estao firmando parcerias em que a sociedade participa diretamente das acoes de seguranca. da 

prevencao e das solucoes para os problemas identificados. 

A ideia e que tanto a policia quanto a comunidade possam trabalhar juntas para 

identificar, priorizar e buscar resolver problemas. com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida na area. 

Portanto. ha inumeras diferencas entre o policiamento convencional e o Policiamento 

Comunitario, pois como ficou demonstrado, naquele , o policial trabalha em varios bairros, 

dificultando o seu engajamento com a comunidade, neste. o policial trabalha sempre no mesmo 

bairro, ou seja , proxima a comunidade . conhecendo os problemas de perto. 

No policiamento convencional, o policial e anonimo, sem rosto. desconhecido da 

comunidade e por isso dificulta a sua ligacao direta com a populacao. ja no policiamento 

comunitario o policial e conhecido pela comunidade. visto que atua sempre naquela area, sendo 

conhecido de todos. No Policiamento convencional. o Policial e reativa , enquanto que 

Policiamento Comunitario trabalha de forma preventiva , se antecipando dos fatos. 

Como podemos observar , ha ainda no Policiamento Comunitario um alto grau de 

participacac- da comunidade. havendo um alto relacionamento interpessoal . onde o Policial e 

chefe de Pclicia local e as iniciativas das acoes sao descentralizadas, priorizando a defesa da 

vida e a dignidade das pessoas. Diferente do que ocorre com o Policiamento convencional. 

onde o Policial e mero executor das acoes que e centralizada. 



Alem de ser considerado de baixo custo para a populacao o Policiamento Comunitario 

traz altos beneficios para a comunidade, em contrapartida o Policiamento Convencional traz 

pouco beneficio para a comunidade e alto custo para a populacao. 
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3.3 Reducao da criminalidade nos Bancarios apos implantacao do 

Policiamento Comunitario 

Diaiiamente as ocorrencias de crimes no bairro dos Bancarios sao acompanhadas pelo 

nucleo de Policiamento Comunitario, implantado no bairro desde o dia 19 de agosto de 2003. 

pelo governador Cassio Cunha Lima, e que esses numeros sao comparados com os numeros 

dos outros anos para que a Secretaria possa melhorar-los ainda mais o projeto. tirando 

algumas conclusoes. 

O governo e a populacao comecaram a comemorar os primeiros beneficios, Os 

resultados nao poderiam ser diferentes, houve sensivelmente signiticativas quedas em todos os 

indices de criminalidade no local onde foi implantado o programa policiamento comunitario. 

gracas a integracao da policia com a comunidade. 

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Seguranca Publica do Estado da 

Paraiba", ao fazermos um comparative entre os meses de setembro e outubro de 2002 com o 

mesmo periodo do ano de 2003, ficou bastante claro uma reducao significativa de ocorrencias 

em todas as especies de crimes. 

In: SSP.'PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line. Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. Disponivel em 

www.ssp.pb.uov.br ou www.paraiba.pb.gov.br. 

http://www.ssp.pb.uov.br
http://www.paraiba.pb.gov.br
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Em numeros absolutos foram registradas 104 ocorrencias em 2002, contra 66. no 

mesmo periodo do ano de 2003, uma reducao que se aproxima dos 50%. Ainda Foram 

verificados doze casos de roubos a pessoa entre setembro e outubro e apenas um no mesmo 

periodo de 2003, portanto , houve uma reducao de mais de 90%. 

Tendo como referenda os meses mencionados, foram registrados dez casos de 

ameaca em 2002, contra um em 2003, sendo portanto uma reducao da criminalidade deste 

tipo penal de 90%. Quanto a Embriaguez e desordem foram registrados quatorze casos em 

2002, contra um registrado em 2003, ou seja , aqui ha uma reducao da criminalidade de mais 

de 90%. 

O nucleo de Policiamento Comunitario do bairro dos Bancarios abrange. como ja 

mencionamos. o Timbo. a Cidade Universitaria. Santa Barbara. Anatolia, Jardim Cidade Sao 

Paulo, Eucalipto e Agua Fria. 

E importante destacarem tambem os beneficios que o programa leva ate as 

comunidade. como a acao comunitaria que beneticiou o bairro do Timbo 1 2 . onde na 

oportunidade, cerca de mil moradores desta comunidade tiveram uma serie de atendimenios 

gratuitos. A comunidade foi atendida com a emissao de registro de nascimento, carteira de 

identidade e carteira de trabalho. Alem de atendimentos de saude , como afericao de pressao e 

mediacao da taxa de glicemia. 

Um escovodromo tambem foi montado pelo grupamento de engenharia da capital. Os 

servicos fazem parte do programa cidadania. promovido pelo o programa de policia 

1 2 Reportagem trazida pelo o Informativo Mensal Z O N A SUL NOTICIAS - n° 06. p.3, 2004.. disponivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on line 

em :www.portalzonasul.com.br, que traz as noticias mensais dos Bairros Bancarios e Mangabeira. 

http://www.portalzonasul.com.br
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comunitaria da Secretaria de Seguranca Publica e da Secretaria de Cidadania e Justica do 

Estado. 

Mais de trinta profissionais ofereceram servicos variados. No escovodromo , os oficiais 

de saude do grupamento de engenharia ensinaram as criancas como escovar os dentes 

corretamente. As criancas tambem tiveram momentos de recreacao com participacao de 

palhacos e distribuicao de balas e pipocas. 

De acordo com o Coordenador Do programa A M O R I M , Geraldo(2004 p.4 e 5): 

Esse dia e de cidadania, e e uma forma de integrar a seguranca publica com a comunidade queremos 

trabalhar atraves desse dia de cidadania, ja que desenvolvemos um trabalho de policiamento comunitario nesse 

bairro. que para trabalhar a questao da violencia nos bairros e preciso promover tambem a prevencao em outras 

areas a exemplo a educacao e a saude.A cidadania e direito de todo cidadao e dever do estado. Por isso, estamos 

aqui para dar suporte nao so na area de seguranca mas nas outras areas tambem , porque acreditamos que todos 

os fatores contribuem para a violencia. 

O projeto policia comunitaria tern obtido resultados satisfatorios, no entanto. observa-

se infelizmente, que a populacao ainda nao esta aberta a colaborar com o policial de maneira 

necessaria para o bom andamento do programa. e isto se agrava inda mais nas areas mais 

nobres. aonde as pessoas chegam a desconfiar dos policias, nao prestando informacdes 

necessarias e nao participando do projeto. As comunidades mais humildes. como a do Timbo 

, tern contribuido muito para o desenvolvimento do programa. como as demais comunidades 

tambem tern dado a sua contribuicao. 
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E importante destacar que as comunidades mais humildes. por conviverem mais 

proximas com os problemas e com os proprios policiais sao mais sensiveis, mais receptivos 

aos projetos. participando das palestras e discutindo com a Propria Secretaria os Problemas 

mais urgentes a serem resolvidos na sua comunidade e por isso sao mais atuantes, seja se 

preocupando com o proprio policial seja se preocupando com a comunidade, interagindo 

mais do que as comunidades mais nobres, como a cidade jardim universitaria que ainda. 

muitas das pessoas nem se quer conhecem o programa e nao prestam nenhum service sem 

mobilidade social para participar das palestras proferidas pela Secretaria de Seguranca 

Publica para que se interem do projeto, seja por que tenham outras preocupacoes, seja pela 

omissao. a verdade e que a classe media quer um servico de qualidade sem que no entanto 

prestem algumas informacoes e de apoio ao policial, que as vezes e tratando como estranho 

pela comunidade, apenas cobrando sem no entanto contribuir para tal fim, ficando assim 

dificil de executar um bom trabalho e diminuir mais os indices de criminalidade. 
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C O N C L U S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 tema em tela, trouxe sem duvidas uma nova modal idade de se fazer Seguranca 

Publica, com resultados satisfatorios como demonstrados no decorrer desta pesquisa, visto que 

nao mais se atrela so a funcao unica do Estado. que e arcaica e com resultados indesejados por 

todos. vez que este tern varias outras situacoes para se preocupar, faltando o total empenho para 

prestar-lo a sociedade de forma eficaz, restando a esta. buscar essa nova modal idade de 

proteger o cidadao de maneira que ele tambem ajude ao proprio Estado, se integrando. se 

organizando em associacoes civis para combater a violencia tao temida. 

Ao indagar sobre que medidas devem ser requeridas para garantir o respeito aos direitos 

do que estao sob a custodia do Estado, LEAL (1998:71), responde: 

Pois bem. Diriamos de intcio que nao ha solucoes magicas para este problema que 

desafia nossa criatividade, nossas energias e que demanda um longo. paciente e 

dedicado esforco conjunto do Governo e da Comunidade. 

Um ponto de partida, uma tentativa para o abrandamento da violencia, uma solucao 

para a realidade de hoje, e o que pretende demonstrar este trabalho. Visto que, nao ha um 

modelo pronto e acabado que resolvera de vez o problema da violencia em nossa sociedade. 

A requalificacao do efetivo da policia. a reducao e adequacao das areas geograficas de 

atuacao, a participacao das pessoas da comunidade e o respeito mutuo, sao algumas das 

iniciativas a serem adotadas. que possibilitarao uma troca de informacoes e cooperacao mais 
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intensa. Isto permitira agir, fundamentalmente, na prevencao de delitos e na administrate dos 

conilitos , de maneira menos traumaticas a vida social. 

Assim. buscar-se-a um servico de melhor qualidade e que restabeleca a confianca 

mutua que deve existir entre a Policia e a Comunidade, criando um ambiente que permita e 

estimule a atuacao de todos na solucao das verdadeiras causas da violencia urbana. 

E indispensavel e urgente reformar as estruturas sociais, em beneficio da justica social, 

impondo uma inflexao nas desigualdades. reduzindo a miseria, expandindo a integracao a 

cidadania e radicalizando a democracia, em todos os niveis. 

Entendemos que, ha, sim, varios caminhos a serem percorridos. todos eles priorizando a 

acao conjunta da sociedade, calcada na solidariedade e na cooperacao social. 

O Estado necessita da participacao social nas funcoes estatais, na busca incessante do 

fim ultimo que e o bem comum, ou as pessoas se conscientizam de que a convivencia humana 

fundada nos valores de solidariedade, respeito e confianca sao o unico caminho, ou nao se 

podera garantir de forma satisfatoria a paz e a sobrevivencia pacifica dos Homens. 

Aposta-se, pois, na cooperacao entre a sociedade civil organizada e as instituicoes 

publicas por meio de programas de policiamento comunitario para resolver o problema da 

violencia. 

Os conselhos, se bem utilizados. sao eficientes, alem de representarem uma forma de 

democratizacao do acesso a justica e de humanizacao da policia. Mas nao basta o esforco de 

apenas um dos lados. Essencial ao sucesso do projeto e o trabalho de uma populacao 

verdadeiramente engajada, que acredite nos conselhos e lute por eles. 
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Com a participacao direta da comunidade, sera mais facil detectar e exterminar as 

causas da violencia. rumo a restauracao da tao almejada paz social. Apenas atraves dessa 

conjugacao de esforcos que se visualiza uma seguranca publica eficaz. Porque diante da 

absurda onda de violencia que perpassa a nacao brasileira. a sociedade clama por seguranca. E 

qualquer aperfeicoamento na polftica de seguranca publica e relevante. valido e urgente. 

Conhecer e estudar o sistema constitui o primeiro passo na luta contra a violencia. Mas 

nao bastam. E preciso o engajamento sincero e comprometido dos que acreditam na mudanca. 

E preciso que se elaborem medidas realmente eficazes e possiveis de serem executadas, 

despidas de toda e qualquer intencao eleitoreira. E preciso uma mudanca de mentalidade, em 

que as pessoas nao aceitem passivamente a violencia, e realmente lutem contra ela. E preciso 

que se restaurem valores eticos e morais. de preservacao da dignidade humana. E preciso que 

as pessoas se unam em prol de um mesmo objetivo. Enfim, e preciso uma mudanca de 

paradigmas, o que requer tempo e esforco. 
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ANEXO 

Q U E S T I O N A R I O U T I L I Z A D O PARA L E V A N T A M E N T O D E DADOS 

1.IDENTIFICACAO: 

NOME: S E X O : ( ) M ( )F 

IDADE: ESCOLARIDADE: 

ESTADO CIVIL: PROFISSAO: 

ENDERECO: 

2 . Q U E S T I O N A R I O : 

2.1 VOCE J A OUVIU FALAR EM POLICIAMENTO COMUNITARIO? 

SO N ( ) 

2.2 VOCE PARTICIPARIA DE ALGUMA FORMA DESSE PROJETO POLICIAMENTO 

COMUNITARIO IMPLANTADO EM SUA COMUNIDADE? 

SO N ( ) 

2.3 VOCE PARTICIPA OU JA PARTICIPOU DE ALGUMA MANEIRA NO PROJETO 

POLICIAMENTO COMUNITARIO IMPLANTADO EM SUA COMUNIDADE? 

S() N ( ) 

2.4 VOCE ACHA QUE O POLICIAMENTO COMUNITARIO PODE CONTRIBUIR PARA 

O ABRANDAMENTO DA VIOLENCIA EM SUA COMUNIDADE? 

S() N ( ) 

2.5 QUAL O MAIOR PROBLEMA A SER ENFRENTADO NA SUA COMUNIDADE? 

DESEMPREGO() A VIOLENCIA() SAUDE() E D U C A £ A O ( ) OUTROS( ) 

3. OBS. DO PESQUISADOR: 

ALUNO: DATA: / / 



a uma imprescindivel mobtlizacao em toda a sociedade. 
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