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RESUMO 

Este trabalho tem como escopo principal apresentar uma abordagem juridica da 
responsabilidade civil do Estado pela omissao na obrigacao de proteger seus 
administrados. Ante a crescente criminalidade que se desenvolve na sociedade 
atual, a seguranca publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
apresenta-se decadente e, em conseqiiencia, toda a populagao permanece em urn 
ambiente de inseguranga. As politicas de combate ao crime tragadas pelo Estado 
nao atingem o objetivo de proporcionar a populagao a efetividade do direito a 
seguranga. O Poder Publico, responsavel pela protegao dos cidadaos, nao 
consegue combater efetivamente o crime, o qual se apresenta, a cada dia, bem mais 
organizado, superando ate a propria instituigao estatal, evidenciando-se com isso, a 
omissao na prestagao do servigo de seguranga publica garantido pela Constituigao 
Federal. Diante disso, ao Estado podera ser imputada a responsabilidade civil 
quando ficar comprovada a omissao deste em proporcionar a seguranga publica. Na 
realizagao desta pesquisa, serao utilizados os metodos exegetico-juridico e o 
historico-comparativo bem como o metodo bibliografico. O trabalho esta estruturado 
em tres capitulos. O primeiro capitulo versara sobre os aspectos gerais da 
responsabilidade civil do Estado. No segundo capitulo sera ventilada a questao da 
seguranga publica. E, no ultimo capitulo, tratar-se-a sobre o tema central do 
presente trabalho, onde sera defendida a responsabilidade civil do ente estatal na 
omissao em garantir a seguranga a coletividade. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Seguranga Publica. Omissao. 



ABSTRACT 

This work has the main aim of present a legal boarding of the civil liability of the State 
by omission in the obligation to protect its managed. Facing the increasing crime that 
develops in the current society, the public security, duty of the state, right and 
responsibility of all, it is decadent and, consequently, all the population remains in an 
environment of insecurity. The politics of combat to the crime traced by the State do 
not reach the objective to provide to the population the effectiveness of the right to 
the security. The Public Power, responsible for protecting citizens, can not effectively 
combat the crime, which presents itself, every day, more organized, surpassing even 
the state institution, showing it off, and the omission in the provision of service public 
safety guaranteed by the Federation Constitution. In face it, to the State the civil 
liability could be imputed when to be proven the omission of this in providing the 
public security. In conducting this research, the methods will be used exegetic-legal 
and historical comparative as well as the literature method. The work is structured 
into three chapters. The first chapter is about the general aspects of the civil liability 
of the state. The second chapter will be ventilated the issue of public safety. And in 
the last chapter, will be treated on the central subject of the present work, where the 
civil liability of the state being in the omission in guaranteeing the security to the 
collective will be defended. 

Key-words: Civil liability of the State. Public Security. Omission. 
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INTRODUCAO 

Ao Estado sao atribuidas fungoes imprescindiveis para a organizagao da 

convivencia social. Assim, com base na teoria do pacto social, as pessoas passaram 

a viver em comunidade, abrindo mao de certas liberdades individuals em favor do 

Estado para que este, considerado uma forca maior, garantisse a seguranga e a 

protegao dos grupos de individuos. 

Como informa o texto constitucional, o ente estatal deve proporcionar 

seguranga publica aos seus administrados. Porem, a realidade e outra. O Brasil vive 

uma verdadeira desestabilizagao no que diz respeito a seguranga publica. Esta cada 

vez mais dificil manter a tranqiiilidade e paz na convivencia social dos grupos, pois o 

poder publico nao consegue confer o crescimento da criminalidade. 

E nesse contexto que, o presente trabalho ira apresentar importantes 

aspectos que vao abordar a Responsabilidade Civil do Estado pela omissao na 

prestagao do servigo de seguranga publica. 

Diante do atual descaso, a falta e a omissao do Estado em proteger seus 

administrados implica na sua responsabilizagao? Essa e uma indagagao constante 

no cotidiano do cidadao. 

A escolha da questao da seguranga publica e a responsabilizagao do Estado 

como foco central da pesquisa nao foi incipiente. O tema e pertinente e atual. Como 

se ve diariamente na midia o aumento de casos de praticas criminosas reiteradas 

como: assaltos, homicidios, seqiiestros, vitimas de bala perdida, cidadaos de bem 

confundidos com bandidos pela policia, entre outros, leva cada vez mais o Estado a 

ser acionado para ressarcir os danos causados as vitimas da delinqiiencia, com vies 

na disposigao constitucional que impoe o dever ao Poder Publico de oferecer o 



service- de seguranca publica eficiente, nao impondo ao particular os encargos da 

administracao inoperante. 

E objetivo geral da pesquisa, identificar a responsabilidade civil do Estado, 

perante a sua atividade omissiva no dever de prestar a seguranga adequada. Sao 

objetivos especificos deste mesmo estudo, abordar a atual inseguranga da 

populagao e defender a premissa de que o particular nao pode ser prejudicado por 

uma possivel conduta lesiva, seja comissiva ou omissiva, do ente estatal. 

Para a realizagao do presente trabalho cientifico utilizar-se-a o metodo 

bibliografico; o metodo historico comparativo; o metodo exegetico-juridico, com 

interpretagao da legislagao brasileira pertinente ao assunto tratado; e pesquisa 

jurisprudencial. Serao ainda, utilizadas as informagoes prestadas pelos meios de 

comunicagao. 

Inicialmente, no primeiro capitulo, a pesquisa monografica abordara as 

consideragoes iniciais acerca da responsabilidade civil do Estado, acompanhada da 

sua evolugao historica, elemento fundamental para a compreensao dos 

entendimentos atuais. Em seguida, no segundo capitulo, sera tratada a questao da 

seguranga publica dando urn maior enfoque sobre a obrigagao estatal em garantir tal 

servigo, alem disso, apresentara a sua composigao e a crise pela qual atravessa o 

servigo de seguranga. Finalizando, o ultimo capitulo abordara a questao no que 

concerne a aplicagao da responsabilidade civil do Estado quando este se omite na 

prestagao do servigo essencial que e a seguranga publica. 

Por fim, com a realizagao dessa pesquisa cientifica, sera demonstrada que a 

populagao deve exigir do Estado urn servigo de seguranga publica adequado, pois e 

urn dever do mesmo e responsabilidade de todos. Assim, na hipotese do Poder 

Publico nao cumprir as fungoes determinadas pela Constituigao e causar, de algum 



modo, dano ao particular, entende-se que entrara em cena o instituto da 

Responsabilidade Civil do Estado, buscando sempre a restauracao do equilibrio 

patrimonial ou moral diante de atos lesivos causados por agentes estatais. 



CAPITULO 1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO 

A atividade humana em meio a convivencia social podera ocasionar em 

determinadas situacoes prejuizos a outrem. Surge por parte do agente causador do 

prejuizo a responsabilidade ou o dever de indenizar. E com o objetivo de assegurar 

a estabilidade nas relacoes sociais que o instituto da Responsabilidade Civil, por 

meio dos seus principios e normas, busca a restauracao do equilibrio patrimonial e 

moral violado pela atividade lesiva, ou seja, almeja a reparacao do dano. 

O Estado, constituido por urn grande aparelho publico, tambem sera passivel 

de responsabilidade civil quando os seus atos ou suas omissoes causarem prejuizos 

ao particular. Nas proximas linhas serao analisados os eventos que, ao longo da 

historia, contribuiram para a evolucao da responsabilidade civil do Estado, alem de 

examinar os elementos essenciais a formacao e composicao do instituto. 

1.1 Consideracoes iniciais 

Na organizacao da sociedade, o Poder Publico ou a Administracao carrega 

consigo obrigagoes que sao determinadas principalmente pela Lei Maior. Destarte, 

no compromisso de exercer as suas atividades em prol do beneficio do bem comum, 

o Estado arcara com o ressarcimento de eventuais danos decorrentes de sua 

atuagao, omissiva ou comissiva, garantindo os direitos dos particulares que foram 

lesados. Portanto, estara configurada a Responsabilidade Civil do Estado quando 
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este nao assegurar de forma eficaz aquilo que Ihe foi predeterminado por lei e 

consequentemente causar algum tipo de dano aos cidadaos. 

Observa-se na legislaeao brasileira, principalmente na Constituicao de 1988 e 

no atual Codigo Civil, a presenca de dispositivos que resguardam direitos e 

garantias ao particular para que nao seja comprometida a distribuicao igualitaria da 

Justiea diante da imensa forca que possui o Poder Publico. 

O vocabulo 'responsabilidade' tern a sua origem no verbo latino respondere, e 

designa uma situacao em que alguem fica obrigado a assumir as eonsequencias de 

sua atividade. O termo contem, ainda, a raiz latina spondeo, formula por meio da 

qual se vinculava, no Direito Romano, o devedor nos contratos verbais. Conceitua a 

responsabilidade do Estado com palavras indispensaveis, o doutrinador Alexandrino 

(2007, p.523): 

No ambito do Direito Publico, temos que a responsabilidade civil da 
Administracao Publica evidencia-se na obrigacao que tern o Estado de 
indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando em 
seu nome, ou seja, na qualidade de agentes publicos, causem a esfera 
juridicamente tutelada dos particulares. Traduz-se, pois na obrigacao de 
reparar economicamente danos patrimoniais, e com tal reparacao se 
exaure. 

Convem mencionar, diante da questao da responsabilizagao do Estado, 

amparada pelos principios da equidade e igualdade, o entendimento de Miranda 

(1966, p.324): 

O Estado - portanto, qualquer entidade estatal - e responsavel pelos fatos 
ilicitos absolutos, como o s§o as pessoas ffsicas e juridicas. O principio de 
igualdade perante a lei ha de ser respeitado pelos legisladores, porque, 
para se abrir excecao a incidencia de alguma regra juridica sobre 
responsabilidade extranegocial, e preciso que, diante dos elementos 
facticos e das circunstancias, haja raz§o para o desigual tratamento. 
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A fundamentacao da responsabilidade civil do Estado de acordo com o 

entendimento de Diogenes Gasparini (2006, p.966) sofre uma biparticao, conforme 

se trate de consequencia de atos licitos ou ilicitos. Decorrente de atos licitos, o 

fundamento e o principio da distribuicao igualitaria dos onus e encargos a que estao 

sujeitos os administrados. Assim, se o servigo publico ou a obra e de interesse 

publico, mas causa dano a alguern, o ente estatal deve indenizar. Para essa 

indenizacao concorrem todos os que pagam tributos, ate mesmo o prejudicado. No 

que diz respeito ao ato ilicito, o fundamento e a propria violacao da legalidade, ou 

seja, o comportamento em desconformidade com a lei. 

Celso Antonio Bandeira de Mello (apud, Diniz, 2005, p.626) entende: 

a obrigacao que Ihe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos 
a esfera juridicamente garantida de outrem e que Ihe sejam imputaveis em 
decorrencia de comportamentos unilaterais, licitos ou ilicitos, comissivos ou 
omissivos, materials ou juridicos. 

Verificado os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, este e 

obrigado a reparar os danos que seus agentes causarem aos seus administrados, 

tornando-o urn mecanismo indispensavel a defesa do individuo em face do Poder 

Publico. 

1.2 Evolucao 

A ideia de responsabilidade civil do Estado esta em uma permanente 

evolucao, razao por que se faz necessario urn estudo sobre o continuo 
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desenvolvimento da responsabilidade estatal para a compreensao do atual contexto 

em que se insere o tema, observando-se, principalmente, que nem sempre existiu a 

responsabilidade estatal por danos causados pela Administracao a terceiros (fase da 

irresponsabilidade), diferentemente do que ocorre na atualidade. Sera tracada, a 

seguir, a evolucao por meio de uma analise sintetica dos entendimentos e das 

teorias que vao desde a irresponsabilidade absoluta do Estado ate a teoria do risco 

integral, as quais proporcionaram atingir o atual estagio do seu desenvolvimento 

juridico. 

1.2.1 Teoria da irresponsabilidade 

Historicamente, quando predominava o absolutismo, o Poder Publico nao se 

responsabilizava por qualquer ato advindo da administracao. O brocado ingles "The 

King can do no wrong" firmava a premissa que regia a conduta isenta de ilicitude dos 

agentes estatais. Significava "O Rei nada faz de errado". Alem do Rei, tal maxima 

abrangia tambem os funcionarios do Reino que nao eram passfveis de demandas 

que Ihes atribuissem qualquer responsabilidade. 

O Estado, admitido como incapaz de violar qualquer norma ou direito 

particular, expressava o apice da manifestacao do Direito. Conforme o entendimento 

de Di Pietro(2006, p.619): 

essa teoria logo comecou a ser combatida, por sua evidente injustica; se o 
Estado deve tutelar o direito, nao pode deixar de responder quando, por 
sua acao ou omissao, causar danos a terceiros, mesmo porque, sendo 
pessoa juridica, e titular de direitos e obrigacSes. 
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O liberalismo contribuiu de forma veemente para a decadencia da teoria da 

irresponsabilidade, isso devido a uma menor intervencao do Estado nos interesses 

da sociedade e como consequencia do enfraquecimento do absolutismo. 

1.2.2 Teorias subjetivistas 

Em meio a decadencia e superaeao da teoria da irresponsabilidade absoluta 

da Administracao surgiu uma concepcao de responsabilidade subjetiva para 

abranger os prejuizos causados por funcionarios da Administracao aos particulares. 

Aqui, a responsabilidade encontrara esteio no elemento culpa. Sera, portanto, 

exigida a culpa para a caracterizacao da responsabilidade civil do Estado. 

Para o esclarecimento da culpa na responsabilidade estatal e imprescindivel o 

exame das seguintes teorias: teoria da culpa civilistica, a da culpa administrativa, a 

da culpa anonima, a da culpa presumida e a da falta administrativa. 

Na teoria da culpa civilistica prevalecia o concerto de que os agentes 

integrantes da Administracao carregavam consigo a condicao de preposto, ou seja, 

aquele que dirigia uma atividade ou servigo delegado pelo Poder Publico. 

Ao particular, competia provar a culpa do Estado, alem da necessidade de 

especificar o agente causador do dano. Ocorreria a culpa como o resultado da 

inercia na vigilancia ou fiscalizacao estatal aos seus funcionarios (culpa in vigilando), 

bem como pela ma escolha do preposto (culpa in eligiendo). 

Registra-se que, a teoria em comento gerava enormes obstaculos no que diz 

respeito a comprovacao da culpa do Estado e, consequentemente, a nao reparacao 
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dos danos causados. Assim, a realizagao efetiva da justiga era algo visto de longe 

pelos particulares lesados por eventuais atos que prejudicassem o seu patrimonii 

Diferentemente da teoria da culpa civilistica, a teoria da culpa administrativa 

arrosta o agente publico como integrants da propria estrutura do governo e nao 

como urn preposto. Desse modo, se o agente causasse qualquer dano a urn 

particular seria como se o proprio Estado estivesse praticando tal ato. O agente 

apenas equivaleria a urn instrumento agindo em nome da Administragao. 

A imputagao da responsabilidade civil do Estado, que passou a ser direta, 

carecera, nesta teoria, da prova da culpa na modalidade in comittendo ou in 

omittendo dos seus agentes. Ao particular incumbe a tarefa de demonstrar o nexo 

de causalidade entre o dano e o comportamento do funcionario (compreendido como 

ato da administragao) para que haja a aferigao da responsabilidade estatal. 

Evidencia-se, pois, que a teoria da culpa administrativa apresenta-se como 

uma transigao em que a objetivagao da responsabilidade passaria a tomar o lugar da 

responsabilidade com culpa. 

O aumento grandioso do numero de funcionarios, devido ao crescimento do 

aparelho estatal, impos grande dificuldade para a vftima de comprovar e identificar o 

agente publico, autor da agao ou da omissao que tenha provocado o dano. 

Mesmo com a certeza de que, o dano adveio da atividade da Administragao, 

dificil seria especificar o agente causador do prejuizo diante da extensao do poder 

estatal e da impessoalidade na prestagao de servigos, criando urn grande 

impedimento ao fim buscado pelo particular lesado: a indenizagao. 

E nesse contexto que, surge a teoria da culpa andnima determinando a 

responsabilidade civil do Estado pelo simples fato de provar que o dano originou-se 

de uma atividade do Poder Publico pela conduta de algum funcionario. Nao ha, 
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especificamente, a necessidade do conhecimento de qua! funcionario causou o 

dano. 

Na teoria da culpa presumida ou falsa teoria objetiva cabe ao Estado 

comprovar que nao provocou nenhum dano ou, em outras palavras, ha a presungao 

de culpa do Estado e a adocao do criterio da inversao do onus da prova. E 

considerada uma variante da teoria da culpa administrativa e instituia a possivel 

demonstracao da nao ocorrencia da culpa do poder estatal. 

Em outro momento da evolucao da responsabilidade civil do Estado sera 

analisada a ultima teoria subjetivista: teoria da falta administrativa. Como decorre do 

titulo da teoria em estudo, para caracterizar a culpa da Administragao e necessario 

levar em conta a falta do servigo que deveria ser prestado pelo Estado e nao foi 

realizado. 

Dispensa-se, nesse instante, a necessidade de investigagao sobre a 

existencia da culpa do funcionario publico. A investigagao sera, pois, no que tange a 

ocorrencia da falta do servigo em si mesmo. E imprescindivel a demonstragao pela 

vitima de que a omissao estatal foi realmente o fenomeno que ocasionou o dano, o 

que deveria ser evitado pela sua obrigagao de agir. 

1.2.3 Teorias objetivistas 

Ha uma constante evolugao no que diz respeito ao tema da responsabilidade 

civil. O elemento subjetivo foi paulatinamente mostrando-se insuficiente para a 

solugao justa dos diversos casos de danos causados pelo aparelho estatal. E nesse 

contexto que buscou-se com as teorias objetivistas uma maior facilidade de 
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reconhecer a responsabilidade civil do Estado em favor do particular. Os Tribunals 

vem denominar a teoria objetiva como uma simples inversao do onus da prova. 

A teoria do risco administrativo veio consagrar o dever de indenizacao da 

Administragao Publica como decorrencia, unicamente, da pratica de ato lesivo ou 

injusto causado a vitima. Para perquirir a indenizacao, nao e exigida a falta do 

servigo ou a culpa do agente, mas tao somente o mero fato do servigo estatal. 

O Estado sera eximido de reparar o dano quando for constatada a culpa da 

vitima. Se a culpa do agente e do particular for concorrente, o quantum da 

indenizagao sera calculado de acordo com o grau de culpa de cada urn. Como 

aponta Pinto (2008, p.75): 

De acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado exerce inumeras 
atividades que implicam riscos, devendo assumir os danos delas 
decorrentes. Afinal, o exercicio dessas atividades ocorre em beneficio de 
toda a coletividade, justificando que os onus sejam repartidos 
igualitariamente entre os seus integrantes, cabendo aos cofres publicos o 
pagamento das indenizacSes pelos danos causados. 

No mesmo diapasao assevera Di Pietro (2006, p.621) que: 

Nessa teoria, a id£ia de culpa e substituida pela de nexo de 
causalidade entre o funcionamento do servigo publico e o prejuizo sofrido 
pelo administrado. E indiferente que o servico publico tenha funcionado 
bem ou mal, de forma regular ou irregular. 

E chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por 
prescindir da apreciacao dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); e 
tambem chamada de teoria do risco, porque parte da ideia de que a 
atuac§o estatal envolve urn risco de dano, que Ihe e inerente. Causado o 
dano, o Estado responde como se fosse uma empresa de seguro em que 
os segurados seriam os contribuintes que, pagando os tributes, contribuem 
para a formacao de urn patrimdnio coletivo. 
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Nao se indaga a culpa do Poder Publico, o que se deve reconhecer e a 

existencia do nexo causal entre a conduta do agente e o dano que se pretende 

reparar. 

A teoria do risco integral e uma modalidade que leva ao extremo a ideia de 

responsabilizagao do Poder Publico. Registra-se que, em qualquer hipotese da qual 

for verificado o nexo causal entre a atividade da Administragao e o dano ao 

particular, aquela sera atribuida a responsabilidade pela indenizagao. Neste caso, e 

desprezada qualquer excludente de responsabilidade que venha a existir, mesmo no 

caso de culpa exclusiva da vitima. Explica Meirelles (2004, p.627): 

A teoria do risco integral e a modalidade extremada da doutrina do risco 
administrativo, abandonada na pratica, por conduzir ao abuso e a 
iniquidade social. Por essa f6rmula radical, a Administracao ficaria obrigada 
a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que 
resultante da culpa ou dolo da vitima. Dai por que foi acoimada de "brutal", 
pelas graves consequencias que haveria de produzir se aplicada na sua 
inteireza. 

A teoria do risco integral de forma incontestavel coloca o Estado como urn 

segurador universal e contraria o bom senso do Direito. Por isso, o afastamento dos 

ideais amparados por esta teoria e imprescindivel para que nao haja abusos e 

desvios perante a Justiga. 

A ultima teoria a ser analisada e a do risco social. Conhecida tambem como 

responsabilidade sem risco, encontrando esteio no dever do Estado em zelar pela 

harmonia e pela estabilidade da sociedade. 

O aparelho estatal seria considerado responsavel por eventuais prejuizos ao 

particular quando ocorresse a quebra da paz social. Conforme exemplo apresentado 

por Jose De Aguiar Dias (apud, Gagliano, 2006, p. 194), a teoria em analise poderia 
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ser aplicada nas situacoes em que sejam desconhecidos os autores dos delitos, nos 

casos em que estes empreendam fuga sem deixar bens ou sejam insolventes. 

Para nao deixar o particular lesado sem a devida reparacao, o ente estatal 

assumiria tal onus. Nesta teoria, mais importante seria socializar para assegurar e 

compensar, e nao mais dar enfase a ideia de individualizar o dano para reprimir o 

agente e compensar a vitima como nas outras teorias. Permanece sem prejuizo o 

direito de regresso da Administracao contra o autentico causador do dano. 

1.3 Teoria adotada no sistema juridico brasileiro 

A legislacao brasileira, desde o Imperio, preve a reparacao de danos 

causados ao particular pelo Estado, decorrentes de acoes ou omissoes de seus 

agentes. Os prejuizos causados a terceiros por atos da Administracao Publica, 

portanto, ja e algo presente desde longas datas. 

As Const i tutes de 1824 e 1891 regiam que apenas os funcionarios publicos 

eram responsaveis por qualquer ato no exercicio de suas fungoes que 

caracterizassem algum tipo de abuso ou omissao. Nao havia previsao de 

responsabilidade do Estado, vigorando a teoria da irresponsabilidade do Estado. O 

funcionario era o unico responsavel. 

Com o advento da Constituicao de 1934 e a de 1937 passou a imperar o 

principio da responsabilidade solidaria. Aqui, a vitima poderia propor acao para o 

ressarcimento tanto contra o Estado como em desfavor do agente publico. 

E com a Constituicao de 1946 que ha a adocao da teoria objetiva para a 

caracterizagao da responsabilidade civil do Estado. Do mesmo modo, a 
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responsabilidade objetiva, amparada pela teoria do risco administrativo ou risco 

criado, e confirmada pela atual Constituicao de 1988, em seu artigo 37, § 6°: 

Art. 37. [...] 
§ 6°. As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado 
prestadoras de servigo publico resporiderao pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
nos casos de culpa ou dolo. 

Ainda, de acordo com o dispositivo supracitado, nada obsta que, o Poder 

Publico promova acao regressiva contra o agente publico, causador do dano, em 

caso de culpa ou dolo deste. 

Conforrhe a doutrina da responsabilidade civil objetiva do Estado, para que se 

configure a obrigacao de indenizar, devem concorrer os seguintes pressupostos: 

efetividade do dano - a vitima deve sofrer concretamente urn dano de natureza 

material ou moral; o nexo causal- presenca do nexo de causalidade entre a conduta 

do agente publico e o dano suportado pela vitima; oficialidade da atividade causal e 

lesiva imputavel ao agente do Poder Publico - e indispensavel que o agente atue na 

qualidade de funcionario publico, ou seja, no desempenho de suas atribuigoes ou a 

pretexto de exerce-la; ausencia de excludentes - a responsabilidade objetiva, 

presente na Constituicao, funda-se na teoria do risco administrativo e nao na teoria 

do risco integral e caso seja constatada alguma excludente, nao havera a 

responsabilidade do Estado em reparar o eventual dano. Esse entendimento e 

adotado por Harada (2006). 

E evidente a prescindibilidade da ideia de culpa para a confirmacao da 

obrigacao estatal em indenizar. No entanto, pelo afastamento ou pela nao utilizagao 

da teoria do risco integral, verificada qualquer excludente de responsabilidade civil, o 
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Estado sera eximido da pretensao reparatoria do dano. Por exemplo, presente a 

culpa exclusiva da vitima, extinguira a possibilidade de ressarcimento pela 

Administragao, pois rompera o nexo causal. 

1.4 Responsabilidade civil do Estado por omissao 

No que tange a responsabilidade civil do Estado por omissao, existe na 

doutrina e na jurisprudencia divergencias na atribuigao, ou nao, da responsabilidade 

objetiva em relagao aos prejuizos causados pelo comportamento omissivo dos 

agentes da Administragao. Contudo, nos casos de condutas comissivas, nao ha 

divergencias na imputagao ao Estado da responsabilidade objetiva. 

Grande parte da doutrina defende que somente e objetiva a responsabilidade 

do Estado no que concerne as agoes positivas. Isso posto, diante dos casos em que 

houver a constatagao da omissao a responsabilidade sera subjetiva e havera a 

perquirigao da culpa. Sao adeptos a esse entendimento: Mello (2006), Di Pietro 

(2006), Mello (1969), entre outros. Essa interpretagao e sugerida pela analise do 

artigo 37, §6° da Constituigao Federal e do artigo 43 do Codigo Civil, os quais 

dispoem em seus textos: 

Art. 37. [...] 
§6°. As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado 
prestadoras de servicos publicos responder§o pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa. 

Art. 43. As pessoas juridicas de direito publico interno sao civilmente 
responsaveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem 
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
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Partindo dos dispositivos acima referidos, leva-se em consideracao o 

significado do verbo "causar". E fundamental observar a distingao entre "causa" e 

"condicao". Causa e o evento que produz diretamente urn efeito, enquanto que a 

condicao nao produz, por si so, o efeito. Os partidarios dessa corrente definem a 

omissao como uma "condicao" para a determinacao do dano causado pelo Estado, 

onde este sera responsavel subjetivamente. No entanto, se o dano foi causado por 

conduta comissiva dos agentes publicos, a responsabilidade do Estado sera 

objetiva, pois aqui, caracterizou a "causa" que e o evento produtor de certo resultado 

e nao a "condicao". 

Afirmar, portanto, que o Estado se responsabilizara objetivamente em 

qualquer situacao, configurara urn grande equivoco. O artigo 37, §6°, da Lei Maior 

restringiu a responsabilidade objetiva da Administragao apenas aos casos de 

conduta comissiva de seus agentes. Imprescindivelmente, nos casos de omissao, o 

elemento culpa ou a omissao culposa devera ser comprovada. 

Vale ressaltar que, o entendimento em foco nao exime o Poder Publico de 

responsabilidade na hipotese em que a omissao causar urn dano ao particular. Mas, 

nas explicagoes de Alexandrino (2007, p.531): 

Cabera ao particular que sofreu o dano decorrente de ato de terceiro (nao 
agente publico), ou evento da natureza, provar que a atuacao normal da 
Administracao teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido. Tal 
"culpa administrativa", no entanto, nSo precisa ser individualizada, isto e, 
n§o precisa ser provada a negligdncia, imprud§ncia ou impericia de urn 
agente publico determinado (por isso, as vezes, e utilizada a expressao 
"culpa anonima" em referenda a essa modalidade de responsabilidade 
subjetiva). Assim, para ensejar a responsabilizagao, a pessoa que sofre o 
dano deve provar que houve falta no servigo que o Estado devia ter 
prestado. Impende anotar, ainda, que e necessaria tambem, que a pessoa 
que sofreu o dano demonstre existir nexo causal direto e imediato entre a 
falta ou deficiencia na prestagao do servigo e o dano por ela sofrido. 
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Exclusivamente nas hipoteses de omissao diante do dever legal de impedir a 

ocorrencia do dano, que ao Estado sera imputada a obrigacao de reparar os 

prejuizos causados a vitima. A culpa, portanto, surge no caso do descumprimento 

pelo Poder Publico do dever legal em impedir a ocorrencia do dano. 

Neste momento, passa-se a ser tratado consideracoes fundamentals da 

corrente propagadora da responsabilidade objetiva do Estado diante dos 

comportamentos omissivos e comissivos. Os adeptos dessa tese admitem que o 

comportamento omissivo podera "causar" urn resultado danoso. Doutrinam nesse 

sentido: Meirelles (2004), Gasparini (2006), Mukai (1987), entre outros. 

Na corrente em estudo, ostenta-se que ha a aplicagao da responsabilidade 

objetiva do Estado pela omissao de seus agentes quando esta for a causa para a 

ocorrencia do dano. De acordo com a explicacao de Hely Lopes Meirelles (2004, 

p.631) "incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administragao Publica 

assume o compromisso de velar pela integridade fisica da pessoa e esta vem a 

sofrer urn dano decorrente da omissao do agente publico naquela vigilancia". 

Tepedino (2004, p.210-211) traz o seguinte entendimento: 

Nao e dado ao interprets restringir onde o legislador nao restringiu, 
sobretudo em se tratando do legislador constituinte - ubi lex no distinguit 
nec nos distinguere debemus. A Constituicao Federal, ao introduzir a 
responsabilidade objetiva para os atos da administragao publica, altera 
inteiramente a dogmatica da responsabilidade neste campo, com base em 
outros principios axiologicos e normativos (dentre os quais se destacam o 
da isonomia e o da justica distributiva), perdendo imediatamente base de 
validade o art. 15 do Codigo Civil, que se torna, assim, revogado, ou, mais 
tecnicamente, recepcionado pelo sistema constitucional. 

Deste modo, a Carta Magna em seu artigo 37, § 6°, adota 

exclusivamente a teoria objetiva para qualquer comportamento da Administragao, 

seja para as condutas positivas ou para as condutas negativas (omissoes). 
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Pinto (2008, p. 167-168) retrata o resuitado de pesquisas na jurisprudencia do 

Supremo Tribunal Federal, acentuando a divergencia e o crescimento de decisoes 

no sentido da corrente ora examinada, certificando que: 

A jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal manteve-se fiel a tradicao da 
corrente subjetivista ate se encerrar a decada de 80. Somente no inicio da 
decada de 90 ocorre uma verdadeira revolucao na jurisprudencia do STF 
em materia de teoria adotada para os casos de responsabilidade civil do 
Estado por omissao. [...] 
E no julgamento do RE 109615-2/RJ, sob a relatoria do Min. Celso de Mello 
que, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal condena o Estado por 
omiss§o com fundamento na responsabilidade objetiva.[...] Inaugura-se 
entao (o ano e o de 1996) uma serie de decisQes nesse sentido[...] 

E determinante a analise do texto constitucional para concluir que a 

responsabilidade civil do Estado e objetiva. Prescindira, portanto, da investigagao 

da existencia da "culpa" como pressuposto da obrigacao de indenizar, tanto nas 

agoes como nas omissoes do Poder Publico. Todavia, quanto aos prejuizos 

causados a terceiros por omissao dos agentes da Administragao, permanece 

acentuada a divergencia doutrinaria e jurisprudencial. Cabera aos doutrinadores e 

aos operadores do Direito definirem e estabelecerem os limites viaveis para que 

nem o Estado e, principalmente, o particular, sejam vitimas de qualquer tipo de 

injustiga. 

Por fim, depois de fazer urn estudo aprofundado acerca da responsabilidade 

civil do Estado, sera abordado no proximo capitulo a questao da seguranga publica, 

pois esse estudo e de suma importancia para a realizagao desse trabalho 

monografico. 



CAPITULO 2 DA SEGURANCA PUBLICA 

A paz e a tranquilidade no meio social constituem-se em urn direito de todas 

as pessoas e em urn dever do Poder Publico. O Estado, portanto, obriga-se a 

oferecer urn servigo de seguranga publica com a mais alta qualidade, determinando 

politicas de seguranga viaveis para extinguir a pratica de atividades socialmente 

reprovaveis e que causam danos a populagao. A seguranga publica, na definigao da 

enciclopedia Wikipedia (2008) 

e um conjunto de processos, de dispositivos e de medidas de precaueao 
que asseguram a populagao estar livre do perigo, de danos e riscos 
eventuais a vida e ao patrimonii E um conjunto de processos politicos e 
jurfdicos destinados a garantir a ordem publica na convivencia pacifica de 
homens em sociedade. Ela nao pode ser tratada apenas com medidas 
vigilancia e repressiva, mas com um sistema integrado e otimizado 
envolvendo instrumento de coacao, justica, defesa dos direitos, saude e 
social. O processo de seguranga publica se inicia pela prevengao e finda 
na reparagao do dano, no tratamento das causas e na reinclusao na 
sociedade do autor do ilfcito. 

Atualmente, observa-se o aumento da criminalidade em todo o pais onde as 

instituigoes responsaveis pela seguranga publica nao atingem o objetivo de 

assegurar a protegao coletiva. Grande e a inseguranga de toda a populagao nos 

presentes dias, diante da criminalidade que se sobrepoe ao poder do estado, 

gerando um verdadeiro caos na ordem publica. 
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2.1 Da obrigacao estatal em garantir a seguranga publica 

Para um pais que ampara a democracia como um fundamento, a seguranga 

publica atua como um elemento essencial para que haja a protegao de direitos que 

garantam, incontestavelmente, o exercicio da cidadania. 

Quanto mais eficaz a prestagao do servigo de seguranga pelo Estado, maior o 

sentimento de autoconfianga da populagao no que se refere ao trabalho, locomogao, 

lazer, e qualquer interagao com a comunidade. 

Soares (2003) entende que: 

Na realidade, a questao da seguranga publica confunde-se com a prdpria 
origem e razao de existir do Estado. E que segundo a Teoria do Pacto 
Social, de Jean Jacques Russeau, de grande aceitacao no direito 
internacional e patrio, o principal motivo que levou as pessoas a viverem 
em comunidade, abrindo mao de certas liberdades individuals em prol de 
um organismo que os representaria foi justamente a questao da garantia da 
seguranga dos grupos de individuos. 

Destarte, o pacto social, teoria defendida por Russeau, veio estabelecer ao 

Estado o papel de desempenhar a fungao primordial da soberania, exercendo uma 

autoridade suprema sobre todos os individuos que se encontram em seu territorio, 

buscando com isso um pressuposto necessario para a convivencia em sociedade: o 

bem comum proporcionado pela seguranga social. Preleciona Soares (2003): 

E que nos primordios, as pessoas viviam em grupos familiares onde 
prevalecia a autodefesa como meio de garantia da seguranga. Vigorava 
assim a lei do mais forte. Com o passar do tempo, e com o crescimento 
desses grupos, as pessoas passaram a indicar uma pessoa ou pequeno 
grupo de pessoas que as representaria, e em relagio as quais se 
submeteriam abrindo mao de parte de suas liberdades individuals, sendo 
que a principal obrigagao destes escolhidos era cuidar da seguranga e da 
protegao de todo o grupo, tanto em relagao aos conflitos internos quanto 
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em relacao aos extemos. A partir dai o Estado foi evoluindo ate as formas 
mais modernas, mas a obrigacao de protecSo aos seus nacionais jamais foi 
retirada do Estado, em nenhum dos ordenamentos juridicos do mundo. 

A evolucao da sociedade nao comportaria atitudes comprometedoras as suas 

relagoes, a protegao e a seguranga passou a ser o principal objetivo dos grupos que 

aos poucos adquiriam formas mais modernas. 

Ora, seria comprometida a convivencia baseada nos parametros que hoje e 

conhecido por toda a sociedade caso o Estado nao se comprometesse a proteger os 

individuos. Haveria o imperio da vinganga privada e prevaleceria a lei dos mais 

fortes em desfavor dos mais fracos. 

A Constituigao deve ser entendida como lei fundamental e suprema de um 

Estado, tendo em vista que contem normas referentes a estruturagao do Estado, a 

formagao dos poderes publicos, forma de governo e aquisigao do poder de governar, 

distribuigao de competencias, direitos, garantias e deveres dos cidadaos (MORAES, 

2001, p.34). Nesse diapasao, na analise da seguranga publica no Brasil, a 

Constituigao Federal de 1988, expressa que e dever do Estado promove-la com o 

fim de preservar a ordem publica, protegendo as pessoas e os seus patrimonios. 

Expoe o artigo 144 da CF/88: 

Art. 144. A seguranca publica, clever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos,e exercida para a preservacao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimdnio, atraves dos 
seguintes orgaos: 
I- policia federal; 
II- policia rodoviaria federal; 
III- pollcia ferroviaria federal; 
IV- policias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
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De acordo com a definigao constitucional, o Estado nao e o unico responsavel 

pela seguranga publica, mas tambem toda a populagao. A participagao efetiva de 

todas as pessoas com condutas que evitem a criminalidade contribuira, por demais, 

com o dever do Estado no fim almejado de proporcionar o bem estar social. 

Depreende-se, ainda, do dispositive analisado, que e objetivo da seguranga 

publica a protegao da ordem social, bem como o resguardo dos bens juridicos 

significantes para o individuo, quais sejam, a vida, a incolumidade fisica, o 

patrimonio, entre outros. Silva (2004, p.757) afirma que '"Seguranga publica' e 

manutengao da ordem publica interna". Com muita perseveranga, define ainda que a 

"ordem publica sera uma situagao de pacifica convivencia social, isenta de ameaga 

de violencia ou de sublevagao que tenha produzido ou que supostamente possa 

produzir, a curto prazo, a pratica de crimes". 

E indispensavel uma analise integrativa de toda a Constituigao, e nao apenas 

do texto acima transcrito, para que se chegue a conclusao de que a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana constituem fundamentos que norteiam a Republica 

Federativa do Brasil na formagao de uma sociedade justa e solidaria, imune de 

qualquer repressao ou crueldade. Alem do artigo 144, em outros dispositivos da 

Constituigao se insere o dever do Estado em garantir a seguranga a todos: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem disting§o de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residerttes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 

Art. 6° 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 assistincia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 
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A seguranca, pois, necessita incondicionalmente de uma condicao para seu 

exercicio: a liberdade do cidadao. Porem, uma liberdade que esteja nos limites da 

lei, sem a qual, a boa qualidade de vida nao atingira sua plenitude. 

Vale ressaltar que, a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, 

a seguranga e a propriedade sao garantias extensivas tanto aos brasileiros como 

aos estrangeiros residentes no pais. 

Para garantir a efetiva prestagao do servigo de seguranga publica sao 

indispensaveis a correta e a boa aplicagao das politicas de seguranga. Destaca-se 

que a seguranga publica e composta por um conjunto de agoes que visam afastar da 

populagao os perigos e os danos, alem dos riscos que porventura venham atingir a 

vida e o patrimonii No Brasil, as politicas de seguranga sao determinadas, 

primordialmente e de forma mais dinamica, pelo exercicio das Forgas Policiais 

atraves do poder de policia. 

2.2 Orgaos que compoem a Seguranga Publica 

As forgas policiais (policia) desempenham atividades que buscam assegurar a 

ordem social, seja por condutas de vigilancia, prevengao ou repressao ao crime. O 

poder de policia e a atividade do Estado consistente em limitar o exercicio dos 

direitos individuals em beneficio do interesse publico (Dl PIETRO, 2006, p. 128). 

Guido Zanobini (apud, Moraes, 2001, p.634) conceitua a policia como: 

a atividade da administragao 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 conservagao 
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da ordem, da seguranca geral, da paz social e de qualquer outro bem 
tutelado pelos dispositivos penais. 

Como instrumento da Administragao Publica, a policia e a instituigao que 

desempenha a importante fungao social de garantir a paz e a estabilidade da 

seguranga dos individuos. 

A policia de seguranga divide-se em dois tipos: policia administrativa e policia 

judiciaria. A atividade policial administrativa, que tambem e conhecida como 

preventiva ou ostensiva, age de maneira a evitar que ocorra o crime e, 

consequentemente, contribuindo para a permanencia da tranqiiilidade e paz social. 

Ja a policia judiciaria ou policia de investigagao atua no sentido de reprimir o crime 

apos a perpetuagao do ilicito penal. 

A Constituigao Federal de 1988 elenca no artigo 144, incisos I a V, os orgaos 

que vao combater os crimes e as organizagoes criminosas. No entanto, tais orgaos 

devem agir de modo que nao cometam abusos e respeitando sempre a livre 

manifestagao de pensamento dos cidadaos. Compoem a seguranga publica: 

• Policia Federal - de acordo com o artigo 144, § 1°, a Policia Federal, 

instituida por lei como orgao permanente, sera organizada e mantida pela Uniao e 

estruturada em carreira, destinando-se a: apurar infragoes penais contra a ordem 

politica e social ou em detrimento de bens, servigos e interesses da Uniao ou de 

suas entidades autarquicas e empresas publicas, assim como outras infragoes cuja 

pratica tenha repercussao interestadual ou internacional e exija repressao uniforme, 

segundo se dispuser em lei; prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e 

drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da agio fazendaria e de 

outros orgaos publicos nas respectivas areas de competencia; exercer as fungoes 
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de policia maritima, aeroportuaria e de fronteiras; exercer, com exclusividade, as 

fungoes de policia judiciaria da Uniao. 

• Policia Rodoviaria Federal - trata-se de um orgao permanente, organizado 

e mantido pela Uniao e estruturada em carreira. Sua destinagao, na forma da lei, 

constituira no patrulhamento ostensivo das rodovias federals (art. 144, § 2°, CF/88). 

Nao podera desenvolver fungoes de policia judiciaria, por ser atividade exclusiva da 

Policia Federal. 

• Policia Ferroviaria Federal - do mesmo modo que as anteriores, tambem e 

um orgao permanente, organizado e mantido pela Uniao, estruturado em carreira, 

sendo que sua destinagao, na forma da lei, implieara no patrulhamento ostensivo 

das ferrovias federais (art. 144, § 3°, CF/88). 

• Policias Civis - cabe a Policia Civil a investigagao e a apuragao das 

infragoes penais, exercendo assim, a atividade da policia judiciaria no ambito 

estadual. Serao dirigidas por delegados de policia de carreira (art. 144, § 4°, CF/88). 

Porem, nao e competencia da Policia Civil a investigagao e a apuragao de infragoes 

militares e aquelas de competencia da Policia Federal. 

• Policias Militares - e atribuida as Policias Militares, conforme dispoe o artigo 

144, § 5°, 1 a parte, a fungao de policia ostensiva, para prevengao da ordem publica 

(policia administrativa). Consistem, ainda, em forga auxiliar e reserva do Exercito. 

• Corpos de Bombeiros Militares - e o orgao encarregado para execugao de 

atividades de defesa civil, alem de outras atribuigoes que sao definidas em lei (art. 

144, §5°, 2 a parte, CF/88). Sao atividades definidas em lei, por exemplo, a extingao e 

a prevengao de incendios; protegao, busca e salvamento de vidas humanas; a 

prestagao de socorros; entre outros. 
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Rege o § 6° do artigo 144, que tanto as Policias Militares quanto os Corpos de 

Bombeiros Militares sao forgas auxiliares e reserva do Exercito, e sao subordinados, 

conjuntamente, com as Policias Civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territorios. No que diz respeito as Policias Militares e os Corpos de 

Bombeiros Militares serem forgas auxiliares e reserva do Exercito, esclarece Paulo 

Tadeu Rodrigues Rosa (2003) que: 

isso significa que em caso de estado de emergencia ou estado de sitio, ou 
em decorrencia de uma guerra, os integrantes destas corporacoes poderao 
ser requisitados pelo Exercito para exercerem funcSes diversas da area de 
seguranca publica. 

A organizagao e o funcionamento dos orgaos responsaveis pela seguranga 

publica serao disciplinados por lei, buscando a garantia da eficiencia de suas 

atividades. 

Os Municipios, conforme dispuser a lei, poderao constituir guardas municipais 

com vistas a protegao de seus bens, servigos e instalagoes. E o policiamento 

administrativo na cidade. Nao e conferida a guarda municipal competencia para 

atuar no policiamento de forma ostensiva e preventiva. Todavia, existe discussao 

sobre a ampliagao dos poderes das policias dos municipios. 

E importante registrar que, atraves do Decreto n°. 5.289, de 29.11.04, 

desenvolveu-se um programa de cooperagao federativa denominado Forga Nacional 

de Seguranga Publica, em acordo com o principio da solidariedade federativa (art. 

144 e 241, CF/88). A Forga Nacional deve agir de maneira ostensiva. Sera voluntaria 

a possibilidade de adesao por parte dos Estados e a sua atuagao ocorrera por 

solicitagao expressa do Governador do Estado ou do Distrito Federal. 
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Observa-se que as forgas policiais possuem um importante papel na 

preservagao, manutengao e restauragao da seguranga publica. Empende ressaltar, 

contudo, ser imprescindivel uma melhor estruturagao dos orgaos da seguranga 

publica no combate ao crime. 

2.3 Crise na Seguranga Publica 

Mesmo com todo o aparato na legislagao brasileira determinando o dever do 

Estado em garantir a paz social, a falta de seguranga, atualmente, e uma questao 

que esta presente em todo o territorio do pais preocupando toda a populagao. 

Indubitavelmente, a violencia esta tomando conta do Brasil. Mesmo sendo 

uma nagao regida por uma Constituigao Democratica, nao consegue atingir a 

determinagao de proteger as pessoas e os bens constantes em seu territorio devido 

a consumagao de uma grande crise na seguranga publica. 

A verdade e que as politicas de seguranga tragadas pelo Estado nao atingem 

o objetivo de proporcionar a populagao a efetividade do direito a seguranga. Tal fato, 

por exemplo, pode ser constatado quando observado o aumento da criminalidade 

que se encontra fora do controle estatal, fazendo com que o cidadao de bem viva 

inseguro e busque a protegao na seguranga particular, com seus proprios recursos. 

Baptista (2007, p. 126) entende que: 

O medo e o sentimento de inseguranca, especialmente experimentado nas 
grandes cidades, sao reforcados pelo distanciamento entre os cidadaos, 
que acabam por abandonar os espacos sociais e pelo sentimento de 
desconfianca de uns em relagao aos outros e destes com as instituicoes 
oficiais, que nao tern se mostrado capazes de responder aos anseios da 
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populagao de desfrutar uma maior qualidade de vida, idealizada atraves do 
conceito de seguranga. 

A inercia do Poder Publico e um dos principais fatores para a anormalidade 

na seguranca publica. Inexiste o interesse por parte dos governantes em garantir o 

aprimoramento do servigo destinado a erradicagao do crime. Os investimentos 

estatais em seguranga publica sao por demais inferiores ao que seria necessario 

para atingir um minimo razoavel na prestagao do servigo aludido. 

Campos (2004) relata que, nos Estados Unidos, por exemplo, investem-se 70 

vezes mais no combate a violencia do que no Brasil. Conforme disposto no site do 

paraibanews, publicado em 10/10/2008, em todo ano de 2007 foram investidos no 

Brasil R$ 35 bilhoes em seguranga publica pelos Estados e pelo governo federal, 

13,1% a mais que o volume aplicado em 2006. No Estado da Paraiba, em relagao 

ao mesmo periodo, houve um crescimento de 12,1% nos gastos com a seguranga. 

Apesar dos maiores investimentos, verifica-se que nao e o suficiente para o Poder 

Publico combater o atual estagio de delinquencia que atinge a nagao brasileira, em 

todos os estados federativos. 

A existencia de pessoas pertencentes ao proprio aparelho estatal que 

contribuem com a criminalidade e imensa. Desde os integrantes dos mais altos 

cargos publicos ate os mais inferiores sao comumente apresentados e denunciados 

pela midia como articuladores de atos que, de forma direta ou indireta, vao favorecer 

o alastramento do crime. 

Pois bem, nao se pode esquecer os varios escandalos publicos, como o do 

denominado Mensalao ou da Operagao Sanguessuga e muitos outros, que 

ocorreram envolvendo os membros do Poder Legislativo, pessoas eleitas pelo povo, 
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mas que estao utilizando o dinheiro publico de forma desonesta ao inves de investir 

em servicos essenciais como a seguranga publica! 

A troca de favores tambem e um fator que expande a corrupcao em meio aos 

integrantes da Administragao. Dessa forma, os funcionarios publicos cooperam 

intensamente para a propagagao do crime organizado quando utilizando de sua 

condigao de agente estatal e fornecem informagoes ou proporcionam facilidades 

para que os criminosos possam agir. 

A agao policial apresenta-se muitas vezes ineficiente diante da violencia e do 

crime organizado. Faltam estrategias de contengao ao crime que proporcione 

resultados positivos. A deficiencia nos treinamentos, salarios incompativeis com o 

desempenho de suas fungoes tornam os integrantes da policia vulneraveis a 

corrupgao. A atividade ostensiva e repressiva da forga policial, em muitos casos, sao 

permeadas de atrocidades e abusos devido a ma formagao do seu contingente. 

No Brasil, fatores como a desigualdade social; a educagao fornecida de forma 

precaria e insuficiente; o desemprego que atinge grande parte da populagao; entre 

outros, ocasionam o desenvolvimento de criangas e jovens sem qualquer 

preparagao para a vida, e que diante da falta de oportunidades, vao se tornar 

verdadeiros marginals, muitas vezes, nao por vontade, mas por nao terem 

alternativas. Esta realidade e, infelizmente, uma agravante sem proporgoes no que 

tange o aumento da criminalidade. 

Diante da instabilidade no combate a violencia pelo qual se atravessa, e 

oportuno destacar que no Brasil, a seguranga interna deixou de ser uma atividade 

desempenhada apenas pelo Estado. Juntamente com o Poder Publico, a iniciativa 

privada assumiu a fungao de contribuir para a tranqiiilidade das pessoas com 
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policiamento ostensivo, alem da tarefa de ressocializagao dos condenados 

criminalmente. Relata o doutrinador Molina (2006, p. 347) que: 

O recente e progressivo aumento dos servicos de seguranga privada 6 uma 
resposta a, provavelmente, tres fatores: a significativa multiplicacao dos 
objetos suscetiveis ou necessitados de protegao (tanto de carter 
mobiliario como imobiliario) o sentimento de inseguranga e medo do delito 
e, em seguida, a crise do sistema de seguranga publica [...] 

Porem, e sempre conveniente lembrar que a seguranga publica nao e 

responsabilidade apenas do Estado, ou da iniciativa privada, mas de toda a 

sociedade. 

Para que haja uma mudanga no atual quadro da crise de inseguranga social, 

prescindira da criagao de novos organismos ou estruturas sociais, mas sera 

necessario que nao seja mais admitido o processo cultural comprometido com os 

ideais de poder, controle e alienagao. Deve ser posto em pratica, de forma efetiva, 

as politicas publicas fortes e com objetivos definidos, que nao deve ficar apenas na 

teoria. Do contrario, o esforgo nao ultrapassara a retorica dos discursos, conforme 

entendimento de Baptista (2007). 

Merecem atengao as significativas palavras de Stoco (2008) ao considerar 

que "o Estado faliu, esta anomico, nao cumpre a sua finalidade e nao mais responde 

aos estimulos e, portanto, esta incapacitado para reagir e proteger". E conclui "e um 

doente terminal". Diante de todo o exposto, no atual estado de inseguranga que so 

se agrava, admite-se a intensa crise na seguranga e o dominio das organizagdes 

criminosas nos espagos em que a ordem e a paz social deveriam se fazer 

presentes. Portanto, tendo essa visao geral acerca da seguranga publica e de sua 

crise atual, analisar-se-a no proximo capitulo a possibilidade de responsabilizar o 
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ente estata! pela deficiencia em realizar ou proporcionar o servico de seguranga 

publica a coletividade. 



CAPfTULO 3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA OMISSAO NA 
PRESTACAO DO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 

A Constituigao brasileira garante a seguranga, como um dever do Estado a 

todos aqueles que se encontrem no territorio. Entretanto, a realidade que se 

manifesta e a incontestavel crise na seguranga publica, contrariando o descrito no 

texto da Lei Maior. 

Nao se questiona a constante omissao do Poder Publico diante do seu dever 

de prestar a seguranga aos cidadaos da imensa nagao que e o Brasil. A seguranga 

e um servigo publico essencial, nesse aspecto, analisa Medauar (apud, Pinto, 2008, 

p. 106) que o "servigo publico refere-se a atividade prestacional, em que o poder 

publico propicia algo necessario a vida coletiva, como por exemplo: agua, energia 

eletrica, transporte urbano". 

E fato notorio que a crise no servigo de seguranga publica faz com que o 

crime fique quase sempre fora de controle. O papel do Estado em proporcionar a 

paz interna nao mais esta sendo concretizado, comprometendo, com isso, a 

tranquilidade dos individuos bem como a preservagao da ordem publica. 

Os orgaos encarregados pela seguranga apresentam-se por demais 

desestruturados e nao conseguem conter o crescimento da criminalidade. O Poder 

Publico e omisso quando nao oferece as condigoes viaveis as policias, permitindo 

que alguns de seus agentes, inabilitados para o cargo, saiam atirando sem a certeza 

do alvo correto, ou em outras palavras, eles atiram sem saber em quern e so depois 

dos disparos verificam quern e na verdade, a vitima. Atrocidade imensuravel quando 

o alvo atingido e um cidadao de bem que paga os seus impostos em dia, impostos 

estes, que se destinam aos cofres da Administragao para que os servigos publicos 

sejam oferecidos com qualidade. 
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Tornou-se corriqueiro ouvir os noticiarios divulgarem situacdes que alastram o 

medo e a inseguranga entre os cidadaos. Casos como o do menino Joao Roberto, 

de grande repercussao, assassinado brutalmente no Rio de Janeiro por policiais que 

na ocasiao metraiharam o carro da mae do garoto, confundido com o carro de 

bandidos; os incidentes de onibus incendiados causando a morte de passageiros; 

meninos malabaristas que aterrorizam a tranquilidade dos motoristas quando estes 

param nos sinais de transito, sao fatos que marcam a inoperancia da seguridade 

nacional. Frequentemente, as autoridades publicas, atraves da midia, pedem 

desculpas pela falta de seguranga publica. 

O Estado, como detentor do dever de assegurar a prestagao de um servigo de 

seguranga eficiente, encontra-se falido, nao atingindo a missao determinada pela 

Constituigao. A partir dai, questiona-se: sera o Poder Publico responsabilizado pelos 

danos causados ao particular quando houver a falha ou omissao na prestagao do 

servigo de seguranga publica? 

A responsabilizagao do Poder Publico deve levar em consideragao a 

inexistencia de excludentes como: culpa exclusiva da vitima, culpa de terceiro, forga 

maior e estado de necessidade. Verificada a presenga de alguma das excludentes, o 

Estado nao respondera se ficar provado que nao concorreu, de nenhum modo, para 

ocorrencia do dano. 

Entretanto, para formular uma melhor resposta da indagagao feita 

anteriormente, no que diz respeito a responsabilidade do Estado, e curial remeter-se 

ao Capitulo I, do presente trabalho, e examinar as diretrizes de sua evolugao e de 

sua historia. Como foi visto, a principio, no periodo absolutist^, vigorava a Teoria da 

Irresponsabilidade estatal eximindo a Administragao de qualquer obrigagao por suas 

atuagoes ou omissoes. Uma verdadeira injustiga para com a sociedade. Foi entao 
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quando a Teoria da Culpa ou da responsabilidade subjetiva encontrou espago, 

dando enfase a "culpa" como pressuposto da responsabilidade civil do Estado. 

Com o decorrer do tempo, passou-se a destacar a nogao de risco em 

detrimento da nogao de culpa. Assim, com base na Teoria do Risco ou objetiva, 

entrou em cena a responsabilidade objetiva do Estado, sendo constatada apenas 

pela existencia do nexo causal entre a agao ou omissao e o prejuizo sofrido pelo 

particular, levando-se em consideragao o risco criado pela simples atuag&o, 

afastando a culpa como elemento compositor da responsabilidade. 

Mesmo com a determinagao da responsabilidade objetiva do Estado pela 

Constituigao de 1988, nao ha consenso doutrinario ou jurisprudencial em relagao a 

omissao do Poder Publico que vier a causar algum dano ao particular, ao contrario 

do que ocorre com os atos comissivos. O sistema a ser adotado podera ser o 

objetivo ou o subjetivo em relagao aos casos de omissao publica na seguranga. 

3.1 Aplicagao da Responsabilidade Subjetiva do Estado 

Desse modo, por muito tempo, prevaleceu a responsabilidade subjetiva do 

Estado, fundamentada na necessidade de provar a culpa dos agentes publicos, 

diante da omissao ou falha na prestagao do servigo publico essencial que e a 

seguranga. Assevera sobre o assunto Di Pietro (2006, p.621): 

Essa culpa do servigo publico ocorre quando: o servigo publico nao 
funcionou (omissao), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em qualquer 
dessas tr§s hipoteses, ocorre a culpa (faute) do servigo ou acidente 
administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado independentemente 
de qualquer apreciagao de culpa do funcionario. 
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A culpa do servigo publico, segundo a aludida doutrinadora, sera suficiente 

para a constatagao da responsabilidade do Estado nos casos de mau 

funcionamento, nao funcionamento ou funcionamento tardio. (Dl PIETRO, 2006) 

De forma unanime, entre os anos de 1946 e 1988, pode-se afirmar que a 

jurisprudencia, principalmente no que diz respeito aos julgados do STF, adotou a 

teoria da responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de omissao na seguranga. 

Apos o ano de 1988, ainda existem decisoes no sentido da adogao da 

responsabilidade subjetiva, porem, sem a mesma intensidade de antes. Nesse foco, 

citam-se como exemplos, os julgados da Suprema Corte: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTADO - MORTE DE POLICIAL 
MILITAR - ATO OMISSIVO VERSUS ATO COMISSIVO. Se de um lado, 
em se tratando de ato omissivo do Estado, deve o prejudicado demonstrar 
a culpa ou o dolo, de outro, versando a controv6rsia sobre ato comissivo -
liberacao, via laudo medico, do servidor militar, para feitura de curso e 
prestagao de servigos - incide a responsabilidade objetiva. 
(STF, RE 140270, Rel. Ministro Marco Aurelio, DJ 18/10/1996) 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVA. CIVIL. DANO MORAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO 
PUBLICO E DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO 
PRESTADORAS DE SERVIQO PUBLICO. ATO OMISSIVO DO PODER 
POBLICO. MORTE DE PRESIDlARIO POR OUTRO PRESIDlARIO: 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA - FAUTE DU 
SERVICE, CF, ART.37, §6°. A responsabilidade das pessoas juridicas de 
direito publico e das pessoas juridicas de direito privado prestadoras de 
servigo publico, responsabilidade objetiva, com base no risco 
administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da 
agao administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a agao 
administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco 
administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vitima, para o fim de 
abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa juridica de direito 
publico ou da pessoa juridica de direito privado, prestadora de servigo 
publico. Tratando-se de ato omissivo do Poder Publico, a responsabilidade 
civil por tal ato e subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas tres 
vertentes, negligencia, imprudencia ou imperfcia, nao sendo, entretanto, 
necessario individualiza-la, dado que pode ser atribuida ao servigo publico, 
de forma generica, a Faute du service dos franceses. Agao julgada 
procedente, condenando o Estado a indenizar a mSe do presidiario que foi 
morto por outro presidiario, por dano moral. Ocorrencia de Faute du 
service.RE nao conhecido. (RE 179.147-1 - Rel.Carlos Velloso -
j.12.12.1997 - DJU 27.02.1998, p. 18) 
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Nos casos de falta de seguranga, segundo os seguidores dessa vertente, 

somente nos canones da teoria subjetiva, fundamentada na culpa, sera admissivel 

imputar ao Estado, a responsabilidade pelos danos originados de possiveis 

omissoes. 

3.2 Aplicagao da Responsabilidade Objetiva do Estado 

A partir da ordem constitucional de 1988, passou-se a observar uma nova 

tendencia na jurisprudencia brasiieira em alinhar os casos de omissao do Estado ao 

sistema da responsabilidade objetiva. O artigo 37, §6°, da Constituigao Federal, para 

os adeptos dessa corrente, passou a abranger tanto os ato comissivos como os 

omissivos. Tal fato nao implica que houve o afastamento da divergencia doutrinaria, 

nem significa a determinagao de uma nova orientagao pacifica nos julgados. 

Sem qualquer questionamento, o Estado deve exercer o que Ihe foi 

predeterminado pela Lei Maior com absoluta eficiencia e, consequentemente, nao 

causar danos a ninguem. Independentemente de culpa, o Poder Publico sera 

obrigado a indenizar na hipotese do nao cumprimento do dever de prestagao do 

servigo de seguranga publica, isso aplicado tanto aos casos de agao ou omissao 

estatal. 

Destarte, sempre que o agente publico contribuir, seja com uma conduta 

positiva ou negativa, para o desenvolvimento de um ato lesivo a ordem publica, a 

incolumidade das pessoas e ao patrimonio, sera o Estado responsavel pelo 

ressarcimento do prejuizo, ainda que nao tenha participado do ato ilicito em si, mas 

apenas tenha criado uma situagao para que o evento danoso ocorresse. 
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A doutrina e a jurisprudencia vem entendendo pela nao responsabilizagao do 

Estado quando for constatada uma situagao de omissao generica do seu dever de 

agir. Tomando como exemplo um assalto em via publica, cuja inevitabilidade foge a 

possibilidade do controle estatal. Seria aqui, inadequado atribuir a responsabilidade 

a Administragao, pois estaria consolidada a teoria do risco integral determinando o 

Estado como segurador universal, causaria assim, a falencia do aparelho estatal 

prejudicando ainda mais os servigos essenciais. 

No entanto, diante de uma omissao estatal, caracterizada como especifica, ou 

em outras palavras, quando e observada uma situagao especifica que denote uma 

omissao concreta do dever juridico de agir do Poder Publico, sera admitida a 

responsabilizagao deste. Tal como no caso de assalto em via publica, mas que 

ocorre sempre no mesmo local, de forma constante, e as autoridades publicas 

permanecem inertes para a solugao do problema. 

E interessante comentar, na diregao da responsabilidade objetiva, uma 

decisao proferida no mes de junho do corrente ano, onde o juiz da 1 a Vara da 

Fazenda Publica de Sao Paulo julgou procedente a agao de n° 583.53.2006.138129-

2 condenando a Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo a indenizar o "quantum" 

que seria correspondente aos danos materials causados aos 21 coletivos da 

Empresa Himalaia Transportes Ltda, caso ocorrido no ano de 2006. Na ocasiao, as 

organizagoes criminosas com o comando do interior dos presidios promoveram, com 

ajuda de marginais que estavam fora do carcere, atos de violencia que resultou em 

21 onibus incendiados. A procedencia da agao, segundo o juiz, decorreu da analise 

da responsabilidade do Estado, que permaneceu omisso, vez que havia a 

previsibilidade do fato ter ocorrido devido as escutas telefonicas realizadas pelas 

autoridades, com veridicas informagoes para que o dano fosse evitado. 
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O Estado deveria ter total controle sobre os presidios, mas para que ocorram 

situacoes como a descrita anteriormente, como a comunicagao entre os marginais 

de dentro com os de fora dos presidios, faz-se presente, sem sombra de duvidas, a 

falha humana ou a participagao dos funcionarios. Infelizmente, na maioria das vezes, 

integrantes corruptos da policia e do sistema penitenciario favorecem ao 

desencadeamento do crime em troca de retribuigoes pecuniarias oferecidas pelos 

delinquentes. Diante do dever de prestar um servigo de seguranga publica, 

conforme esta solidificado na Carta Constitucional, o Estado mais uma vez e omisso, 

pois nao prepara seus agentes para que atuem de forma a nao desenvolver 

condutas que deflagrem a inseguranga, prejudicando a paz e a tranquilidade publica. 

Em um caso de insuficiencia no treinamento de policial militar, determinada 

pela falha na seguranga, o STF informa seu pensamento na decisao do recurso 

extraordinario n° 160401/SP: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO. C.F., art. 37, § 6°. I. - Agressao praticada por soldado, 
com a utilizacao de arma da corporacao militar: incidencia da 
responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, nao obstante fora do 
servico, foi na condicao de policial-militar que o soldado foi corrigir as 
pessoas. O que deve ficar assentado e que o preceito inscrito no art. 37, § 
6°, da C.F., nao exige que o agente publico tenha agido no exercicio de 
suas fungoes, mas na qualidade de agente publico. II. - R.E. n§o 
conhecido. 

E fundamental que o Poder Publico oferega uma formagao adequada aos 

seus agentes para o fortalecimento do combate ao crime. Sao imprescindiveis 

condigoes dignas de trabalho como salarios que correspondam a responsabilidade 

de suas fungoes, assistencia psicologica, frequentes cursos de aperfeigoamento e, 

principalmente uma avaliagao que realmente faga integrar aos quadros publicos 

pessoas adequadas que condizem com o imenso encargo de prestar um servigo de 
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qualidade, garantindo uma boa qualidade de vida e uma convivencia pacifica 

afastada do sentimento do medo. 

No bojo da dialetica da responsabilidade objetiva da administragao em casos 

que envolvem a falta da prestagao eficiente do servigo de seguranga publica, e 

imperioso destacar o recente entendimento do STF em questao, envolvendo a 

responsabilidade estatal numa situagao de assalto em via publica. De acordo com o 

informativo 502 da Suprema Corte; 

O Tribunal, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto em 
suspensao de tutela antecipada para manter decisao interlocut6ria 
proferida por desembargador do Tribunal de Justica do Estado de 
Pernambuco, que concedera parcialmente pedido formulado em agao de 
indenizacao por perdas e danos morais e material's para determinar que o 
mencionado Estado-membro pagasse todas as despesas necessaYias a 
realizagao de cirurgia de implante de Marcapasso Diafragmatico Muscular -
MDM no agravante, com o profissional por este requerido. Na especie, o 
agravante, que teria ficado tetraplegia) em decorrencia de assalto ocorrido 
em via publica, ajuizara a acao indenizatdria, em que objetiva a 
responsabilizagao do Estado de Pernambuco pelo custo decorrente da 
referida cirurgia, "que devolvera ao autor a condigao de respirar sem a 
dependencia do respirador mecanico". STA 223 AqR/PE, rel. orig. Mm. 
Ellen Gracie, rel. pi o acordao Min. Celso de Mello, 14.4.2008. (STA-
2231 

Com o provimento do agravo regimental, o Tribunal entendeu pela existencia 

de uma grave omissao, permanente e reiterada por parte do Estado de Pernambuco, 

precisamente, por parte da Policia Militar daquela Unidade Federativa, em prestar de 

forma eficaz o servigo de seguranga ou de policiamento ostensivo nas localidades 

que constantemente sao cenarios de praticas delituosas. 

Como consequencia de tal fato, o informativo declarou que "o cidadao teria o 

direito de exigir do Estado, o qua! nao poderia se demitir das consequencias que 

resultariam do cumprimento do seu dever constitucional de prover seguranga 

publica, a contraprestagao da falta desse servigo". Foi reforgado ainda que, nas 
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hipoteses de falta de servigo que ocasionarem prejuizos ao particular, configuraria a 

responsabilidade objetiva do Estado, considerando o dever de prestagao efetiva do 

servigo e o efeito lesivo causado pela omissao administrativa. Estariam assim 

presentes os pressupostos da responsabilidade atribuida ao Estado, para que este 

tenha a obrigagao de indenizar. Caracterizou-se uma inteligente decisao onde 

"aduziu-se que entre reconhecer o interesse secundario do Estado, em materia de 

finangas publicas, e o interesse fundamental da pessoa, que e o direito a vida, nao 

haveria opgao possivel para o Judiciario, senao de dar primazia ao ultimo". 

No sentido de que a responsabilidade civil do Estado sera objetiva, tambem, 

no que concerne aos atos omissivos ou falha na seguranga, manifestou-se ainda, o 

STF: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6° DA 
CONSTITUICAO FEDERAL. FAUTE DU SERVICE PUBLIC 
CARACTERIZADA. ESTUPRO COMETIDO POR PRESIDlARIO, 
FUGITIVO CONTUMAZ, NAO SUBMETIDO A REGRESSAO DE REGIME 
PR1SIONAL COMO MANDA A LEI. CONFIGURACAO DO NEXO DE 
CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINARIO DESPROVIDO. Imp6e-se 
a responsabilizagao do Estado quando um condenado submetido a regime 
prisional aberto pratica, em sete ocasioes, falta grave de evasao, sem que 
as autoridades responsaveis pela execucao da pena Ihe apliquem a 
medida de regressao do regime prisional aplicavel a especie. Tal omissao 
do Estado constituiu, na especie, o fator determinante que propiciou ao 
infrator a oportunidade para praticar o crime de estupro contra menor de 12 
anos de idade, justamente no periodo em que deveria estar recolhido a 
prisao. 
Esta configurado o nexo de causalidade, uma vez que se a lei de execucao 
penal tivesse sido corretamente aplicada, o condenado dificilmente teria 
continuado a cumprir a pena nas mesmas condicSes (regime aberto), e, por 
conseguinte, nao teria tido a oportunidade de evadir-se pela oitava vez e 
cometer o barbaro crime de estupro. Recurso extraordinario desprovido. 
(STF, RE 409203, Rel. para o Acordao: Ministro Joaquim Barbosa, 2 a 

Turma, DJ 20/04/2007) 

Mais um caso de responsabilidade civil do ente estatal em casos de omissao 

na prestagao de seguranga publica foi resolvido com esteio na teoria objetiva, 

quando o Estado do Rio de Janeiro foi condenado a indenizar um particular que 
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apos ser vitima de uma bala perdida ficou paraplegico, fato ocorrido na Estrada 

Grajau-Jacarepagua. O Estado do Rio foi considerado omisso pelo juiz Gustavo 

Bandeira, da 5 a Vara da Fazenda Publica, processo n° 2003.001.008532-9, em 

decisao proferida no ano de 2006, pela insuficiencia de medidas administrativas 

eficientes capazes de evitar danos como o sofrido pelo autor, assim declara o juiz 

em sua decisao monocratica: 

Naqueles locais em que se verifica uma omissao especifica do dever de 
seguranca publica, caracterizada pelos reiterados incidentes envolvendo a 
acao de bandidos, sem uma acao estatal eficiente para evitar ou pelo 
menos diminuir tal atuacao reincidente destes marginais, deve o reu ser 
chamado a sua responsabilidade de indenizar aqueles que venham a sofrer 
um dano decorrente desta omissao especifica do dever de agir. 

Alem do valor equivalents aos danos morais e esteticos, o Estado fluminense 

foi condenado a pagar uma pensao correspondente ao salario percebido pela vitima 

antes do evento danoso, e outras despesas com fisioterapia e acompanhamento 

medico. 

Convem analisar, ainda, uma hipotese especial de atribuicao de 

responsabilidade civil do Estado, onde a maior parte da jurisprudencia brasileira 

tende para a aplicagao da teoria objetiva. Trata-se das situacoes em que o Poder 

Publico tern o dever de oferecer a seguranga ao patrimonio ou a pessoa que se 

encontra sob a sua guarda. Como por exemplo, os casos dos prisioneiros que 

sofrem algum tipo de dano a sua incolumidade fisica no interior de estabelecimentos 

prisionais. O Tribunal do Rio de Janeiro, neste sentido, entende que: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE 
DETENTO EM PENITENClARlA. DANO MORAL. INDENIZACAO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO 
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INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DE GUARDA 
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAQAO. 1 - A responsabilidade 
objetiva por danos oriundos de pessoas sob a guarda do Estado aplica-se, 
tambem, em relacao, aqueles que se encontram sob a sua guarda, como e 
o caso do interno em estabelecimento prisional. 2 - Provado, entao, o 
evento, nexo causal entre o dano e a falha do dever de guarda do detento, 
que Ihe impoe zelo por sua integridade fisica, caracterizado esta o dever de 
indenizar. 4 - Devida a indenizacao por dano moral consiste na reacao 
emotiva da qual a Autora seria poupada nao fora a ocorrencia da tragica e 
subita morte de seu filho. 5 - Desprovimento do recurso. 

E dever, portanto, que a Administragao cumpra o que e expresso no texto 

constitucional, preservando a integridade fisica e moral dos detentos de agoes 

violentas advindas dos proprios detentos, dos agentes publicos ou ate mesmo de 

terceiros estranhos a relagao prisional. Com clareza preleciona Meirelles (2004, p. 

631): 

Assim, alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitals 
publicos ou detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a 
guarda imediata do Poder Publico, tern o direito a indenizacao, salvo se 
ficar comprovada a ocorrincia de alguma causa excludente daquela 
responsabilidade estatal. 

Nao so em relagao aos detentos o Estado deve ser preciso no que diz 

respeito a vigilancia e zelo, mas a todos que estejam sob a sua guarda imediata. 

Verifica-se que fica consolidado, apos a analise jurisprudencial acima referida, 

que e dever do Estado responder pelos danos ao particular quando nao oferecer o 

servigo de seguranga adequado. Assim, na hipotese em que o Poder Publico tiver o 

dever de agir, conforme estabelecido em lei e se omite, sera gerado um ato ilicito 

que, consequentemente, devera ser reparado. 

Independentemente da diregao a ser tomada, seja no sentido da 

responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva do Estado, o 



51 

ressarcimento dos danos causados ao particular pela omissao no dever de prestar o 

servigo de seguranca publica, deverao ser atribuidos ao Poder Publico, inexistindo 

assim, alguma excludente. De nenhuma forma os encargos da ma administragao por 

parte do Estado, devem ser transferidos ao particular. 

Destarte, diante da problematica da falta de seguranga, a responsabilizagao 

do ente estatal de forma mais constante e presente nos julgados brasileiros podera 

ser um fator imprescindivel para que os administradores publicos despertem para a 

elaboragao de politicas de seguranga que realmente erradiquem a intensa onda de 

criminalidade que atormenta o pais. 
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A Responsabilidade Civil do Estado e um instituto que vem ao longo da 

historia sofrendo modificagoes ate chegar ao estagio atual. Varias foram as teorias 

que a fundamentaram. A responsabilidade estatal e direcionada a assegurar a 

estabilidade nas relagoes entre a sociedade e o Estado, ressarcindo o individuo 

diante de eventuais danos causados pela atuacao da Administragao. 

E no texto constitucional que sao determinadas imensuraveis obrigagoes do 

Estado para com o cidadao. Se o Poder Publico nao cumprir o que Ihe foi imposto, 

seja por conduta omissiva ou comissiva, sera atribuida a responsabilizagao ao ente 

estatal pelos eventuais danos causados ao particular. 

Destarte, foi visto que com o advento da Constituigao de 1988, pelo que 

dispoe o artigo 37, §6°, a responsabilidade do Estado encontra amparo na teoria do 

risco administrativo, sendo definida, portanto, como objetiva. 

A utilizagao da responsabilidade objetiva nos atos comissivos da 

Administragao nao encontra discrepancias. Entretanto, no que se refere as condutas 

omissivas, ha a existencia de uma grande divergencia, tanto doutrinaria como 

jurisprudential. Nos dias atuais, segue com mais intensidade a aplicagao da 

responsabilidade objetiva do Estado, afastando a culpa como pressuposto para a 

obrigagao de indenizar. 

Constatou-se com a realizagao dessa pesquisa, que a seguranga publica e 

considerada como sendo um servigo publico essencial devendo ser prestado pelo 

aparelho estatal. Alem disso, e um direito pertencente a todo cidadao, como 

assevera a Lei Maior. Caso nao seja oferecido de forma efetiva, podera o Estado, 

por sua omissao, comportar os danos causados aos individuos. 



53 

Visualizou-se a existencia de varios fatores que determinam a crise na 

seguranga publica no Brasil, quais sejam: as politicas de seguranga nao atingem o 

seu objetivo; a comprovagao da inercia do Poder Publico no que tange a falta de 

interesse dos administradores; a corrupgao de alguns agentes publicos; a ma 

estruturagao dos orgaos que compoem a seguranga publica; dentre outros motivos. 

Observou-se que, o artigo 144 da Constituigao Federal que atribui o dever do Estado 

de prestar a seguranga nao esta sendo cumprido. Os efeitos e consequencias sao 

os mais nefastos possiveis. 

Desse modo, diante do aumento da criminalidade e da inseguranga em que 

vive o pais, nao e mais interessante a populagao permanecer inerte e suportar a 

ineficiencia do Poder Publico. Como exposto na pesquisa, a jurisprudencia brasileira 

esta punindo o Estado por suas falhas na seguranga publica. O Poder Judiciario de 

forma inteligente esta impondo ao ente estatal a obrigagao de indenizar as vitimas 

pela falha na administragao. 

Seja com a adesao da teoria subjetiva para a responsabilizagao do Estado, 

hoje menos utilizada, ou, no sentido da atribuigao da responsabilidade objetiva 

estatal, o importante sera, sem sombra de duvidas, que o Poder Publico suporte os 

encargos oriundos da falta de seguranga que assola toda a nagao. E, portanto, 

exima o particular de qualquer prejuizo. 

A pesquisa jurisprudencial ajudou profundamente a identificar importantes 

avangos no que diz respeito as omissoes do Estado na manutengao do servigo de 

seguranga publica, principalmente no que tange a utilizagao da responsabilidade 

objetiva, prescindido da ideia de culpa, baseando-se apenas na conduta, seja ela 

omissiva ou comissiva, e no nexo de causalidade com o prejuizo sofrido. Com isso, 

pode-se dizer que e crescente o numero de pessoas ressarcidas pelos prejuizos 
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decorrentes da falta de seguranca. Quern sabe assim, com altos encargos 

determinados pela constante responsabilizagao, o Poder Publico desperte para a 

criacao de medidas que efetivamente combatam o crime. 
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