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Resumo 

Este trabalho analisa as atribui96es da Policia Federal ap6s a Constitui9o 
de I 9R8. A Policia Federal (PF, Departamento de Polcia. Federal)6 um 
Orgao do governo da Uniao, subordinado ao Minist6rio da Justi9a, que 
cumpre a fun9ao constitucional de ser a policia civil investigativa, 
judiciria de ordem politica e social, de fronteiras, anti-drogas, 
contrabando dentre outras atribui96es. Ap6s 1985, na volta do regime 
democrtico, a  PF  se torna o mais importante Orgao policial brasileiro. O 
trabalho aborda e analisa aos seguintes temas: retoma um breve hist6rico 
do 6 rgao(1 944-1985); suas atribui96es constitucionais; a disputa por 
predurrfrtho e a tentralidade de um sistema de segamn9a 
internofragmentado entre a  PF  e a comunidade de informa96es vinculada s 
For9as Armadas (particularmente o Ex6rcito), manifestada atrav6s da 
tenso cota o Gabinete de Segurana linstitucional  (GSD  e seu servio de 
inteligencia (cujo cliente 6 a Presidencia da Republica), a Agencia 
Brasilefra de Inteligencia (ABIN); a alian9a entre militares e delegados e as 
disputas corporativas entre delegados e as demais categorias da carreira 
policial 
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Abstract 

This dissertation analyses the Polícia Federal (Department oj· Federal 
Polif:e, PF) attribution. .. _r;;: after the 1988 C~onstitution have been promulgated. 
The PF is a federal government agency, subordinated to the Ministry oj· 
Justice, and executes the constitutional duty of acting as the civil police, 
investi,_gative, criminal and judiciary" política/ and social arder, borders, 
anti-drugs, anti-smuggling among other duties. After 1985, in the return of 
democratic regime, the PF becomes the most important brazilian security 
and poli c e agency. The dissertation approach and analyses those themes: a 
short history of the agency (1944-1985); its constitutional attributions; the 
conjHtí for hegemony and centrality in a non-cooperative and divided 
internai security system between the PF and the intelligence community 
linked to the Armed Forces (particularlly the Army), the conjlict becomes 
visihle in the PF tension with the Institutional Security Cyabinet (GSI) and 
its intelligence service (service 's client is the Presidency), the Brazilian 
Intelll'gence Agency (ABIN); the alliance among militaries and ft(leral 
.s·heriffs and the conjlict inside the PF between those .s·herijjs· and the other 
police officers organized in unions and associations. 
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Introdu真o 

Antes mesmo da queda de Fernando Collor de Mello (em outubro de 1992), no processo 

investgativo que deu origem ao inipeac/iment (pelo Congresso Nacional), um 

determinado 6 rg豆o da administra9豆o publica brasileira estd em cada vez maior 

evidencia. Seja em raz6es de politica de defesa do Estado - como na investiga9o 

ocorrida no ano de 2003, de envio de dinheiro para o exterior, aproximadamente US$ 30 

bilri,es te d6lares, atra もs do Banco do Estado do Paran 田A1lESTADO); na apura車o 

de escandalos da classe dominante e/ou das elites dirigentes brasileiras; e at6 mesmo em 

opera96es evidentemente de uso politico-partidario - como o "estouro" da empresa 

Lunus, em S豆o Luis do Maranh豆o, de propriedade do marido da entao governadora e 

pr-carrthdata a presidente Roseana Sarney, o Departamento de Policia Federal1 (PF, 

Policia Federal) se encontra na ribalta poltica e com cada vez mais atribui96es 

constitucionais. 

Esta evidencia anunciada no pargrafo acima revela a quest豆o central do trabalho. Ou 

seji, a iiissertacをo tern como objeto sobre as atribuic6es da PF sob regime democrtico e 

especificamente a partir da Constituicao de 1988. A questao central nos leva 

logicamente a quatro outras quest6es de subsequ6ncia l6gica. Estas quatro quest6es sao 

1) Sendo a PF o 6 rg豆o de seguran9a interna mais importante no Brasil democrtico,6 

possk1 que este6 rg言o coordene um sistema fragmentado? E possivel coordenar um 

sistema de seguran9a sendo que a pr6pria Policia Federal 6 fragmentada, marcada por 

disputas corporativas e choque de lealdades? 

2) A fragmenta9ao do atual sistema de seguran9a 6 fruto da disputa por hegemonia entre 

catg( rias da PF X delegados da PF aliados do GSI/ABIN e trav6s destes com os 

militares? 

1 Neste trabalho a partir de agora vamos optar por utilizar o nome Policia Federal e a sigla PF. Ainda que 
n巨o鵬胆 o colTeto no organo撃-ama do Minist6rio da Justi9a (MJ). uma vez que departamento tambm6 
um grau de grandeza e importncia do 6 rg巨o. em tese, hierarquicamente inferior a uma secretaria, por 
exemp10一  nos parece de mais fcil leitura o uso da sigla PF. A outra razdo d o fato da midia impressa 
brasileira tambm utilizar estas denominac6es. 
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3) As propostas de reestrutura9o da PF (fim do Inqu6rito Policial, democracia interna, 

caigri -thico, entre outias) atrav6s da proposta de Lei Organica feita por agentes, peritos, 

escriv豆es7 papiloscopistas e alguns delegados tem a acumula9豆o de for9as e alian9as 

suficientes para se tornar realidade? 

4) 0 atual sistema politico de democracia competitiva suportaria uma PF com plena 

autonomia profissional, atuando como policia judicidria e na seguran9a de Estado? 

Fundamentamos aqui a relevancia destas quatro quest6es. A rela9ao entre a PF e as 

Fcn-as Armadas (FFAA), mais especificamente entre a PF e o Gabinete de Seguran9a 

Institucional (GSI) e sua Agencia Brasileira de Inteligencia (ABIN)6 de atrito e com 

disputa de prerrogativas. Embora o GSI seja vinculado a Presidencia, seus postos de 

mando (e suas lealdades) hoje sao ocupados por oficiais-generais do Ex6rcito Brasileiro 

(EB).A tensえo entra a PF x FFAA se manifesta na rela9ao entre a PF x GSI!ABIN, e 

nas alianFas que os militares t6m com delegados de longa trajet6ria, especificamente os 

que serviram o regime militar e hoje estao em postos de mando na PF. Esta rela9きo 

tamb6m se manifesta na disputa pela centralidade de um sistema federal de seguran9a, 

que hoje ビ  fragmentado, e na tentativa, por parte de setores da PF, de autonomia policial 

de fato, desvinculando o o rgao da comunidade de informa95es. As disputas corporativas 

internas do 6 rgao, manifestada pelas entidades de defesa de categorias da carreira 

policial culminam e se materializam na disputa de propostas de funcionamento interno, 

repieseritada hoje pelos projetos da Lei Organica da Policia Federal. A proposta 

elaborada pelos servidores da carreira policial,a exce9豆o dos delegados, prop6e curso 

bsico na Academia Nacional de Policia (ANP) unificado, cargo u nico, piso unificado, 

progress豆o funcional na carreira, concurso de ingresso (exigindo 3。  grau) direcionado 

para as necessidades tecnicas da PF,e nfase operacional, fim do inqudrito Policial (IPL), 

maior vinculo com a atividade-fim (policial e investigativa) acabando na prtica com a 

fun9五o do delegado (bacharel de direito). A proposta elaborada pelos delegados n五o 

contava com estas mudan9as, foi respaldada pela Dire9ao-Geral da PF e encaminhada 

pam o Congresso Nacioi-ial em agosto de 2003. Analisando as disputas internas da PF, 

identificamos uma possibilidade mudan9a estrutural no 6 rgをo, caso a proposta das 

entidades seja vitoriosa. E, quais as consequ6ncias diretas destas mudan9as estruturais 

para a seguran9a publica e de Estado, a nivel federal, no Brasil. 
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Este 6 rg豆o policial federal onde 6 o cendrio de disputas com projetos bem distintos, foi 

funthiio em novembro de 1964 (para detalhes, ver captulo 2), recebendo o nome atual 

em 1967. Fazem parte da Policia Federal as seguintes categorias da carreira policial 

delegados de policia federal (dpf), peritos de policia federal (pcf), agentes de policia 

federal (apf), escrivaes de policia federal (epf) e papiloscopistas de policia federal (ppf) 

O pessoal de apoio, chamados de administrativos, est豆o no Plano Especial de Carreira 

(PEC) do 6 rg豆o. Desde o ano de 1996 (Lei 92.266/96)6 exigido nivel superior (3。  grau) 

para todas as carreiras policiais, sendo que para delegado (exercendo de fato ftin9ao de 

comando no org豆o)6 exigido como pr6-requisito o diploma de bacharel de direito. No 

ano de 2003, o contingente m6dio da PF, que tem jurisdi95o nacional para o 

policiamento investigativo, repressivo e administrativo (s6 n五o faz o ostensivo) era de 

7.000 servidores, sendo que por estimativas internas, menos da metade 6 operacional 

At6 o ano de 2002 haviam na ativa cerca de 720 delegados, 240 peritos, menos de 2.000 

agentes, sendo os demais escriv五es, papiloscopistas e administrativos. No final de 2003 

entra em vigor um relativo aumento do nimero de vagas, sendo que os peritos passam a 

420 e depois ao nmero de 450, se mantendo a propor9ao m6dia de 3 delegados para 

cada perito. Com  a abertura de novas vagas, a partir do pr6ximo grande concurso, o 

totth d e peritos passar a 900, sendo que o delegados (equivalente ao nmero de 

agentes) chegara aos 2.000. E importante ressaltar esta propor9豆o, porque em m6dia 

para cada Inqu6rito, presidido por um delegado, auxiliado por um escriv豆o, se 

necessitam dois peritos (para o laudo) e nmero igual ou maior de agentes. Um quadro 

extra de 1.500 administrativos (PEC), tanto de nivel m6dio como 3。  grau, sero 

concursados neste aumento de vagas. Em termos salariais, o salario base de um agente 

de inicio de carreira 6 da ordem de R$ 5.000,00 brutos, sendo pouco mais de R$ 

4.000,00 liquidos. O saldrio dos escriv5es e papiloscopistas 6 um pouco inferior. Um 

agerfted e fim de carreira (agente especiめ,ao longo de 25 anos de servi9o, atinge o 

saldrio inicial de um perito ou delegado rec6m saido da ANP, sendo o rendimento 

liquido de R$ 7.000,00. 0 salario de um delegado da classe especial, ultrapassa os R$ 

10.000,00, fora as gratifica96es 

Os agentes coletivos que iremos estudar sao trs entidades nacionais, todas com sede em 

Braslia, de classe, que representam as carreiras policiais. S乞o elas: 

- Associa頭o Nacional dos Delegados de Policia Federal (ADPF, www.adpf.org.br), 

fundada no ano de 1976, e onde alguns de seus ex-presidentes (como Romeu Tuma, 
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Vicente Chelotti e o atual no. 01 da PF Paulo Lacerda) jd exerceram o cargo mdximo de 

Diiとiti -Oeralのー③ daPF 

ー  Associa戸o Nacional dos Peritos Policiais Federais (APCF, www.apcf.org.br), fundada 

no ano de 1989, entidade que foi articulada durante o lobby dos peritos criminais, 

durante a Assembl6ia Nacional Constituinte (ANC) 

ー  Fedcra戸o Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF,www.fenapef.org.br), entidade 

esta aAue 6 uma federa9ao nacional de sindicatos estaduais de servidores policiais da PF, 

foi fundada no ano de 1990 (o primeiro sindicato 6 do ano de 1988, no Rio Grande do 

Sul). Sendo coordenada por agentes,6 o foco da polmica e do questionamento ao 

雌α ns qno no interioT do rg豆o. 

Utilizamos as seguintes fontes para esta pesquisa. Materiais impressos e arquivos 

elethrrkくls produzidos por estas entidades acima. Impressos e arquivos eletr6nicos da 

PF assim como de outros 6 rg豆os do governo da Uniao. Entrevistas com os presidentes 

das entidades acima, e tamb6m ouvimos a um dos Diretores da PF (todas foram 

realizadas em Brasilia, ms de agosto de 2003). Al6m das entrevistas, nos baseamos em 

algxrrras conversas e depoimentos informais, onde nos comprometemos a n五o revelai a 

origem e ndo pormenorizar os epis6dios que nos foram narrados. Fontes 

hemerograficas, com e nfase para os impressos e arquivos eletr6nicos das revistas 

semanais Carta Capital e Isto6, do jornal semanal Brasil de Fato e a revista mensal 

Caros Amigos; al6m de bibliografia com e nfase na literatura de Ciencia Politica, 

Hist6ria., Legisla9ao (Constitui車o Federal), Estudos Militares, Intelig6ncia e Estratgia 

Retomando a Introdu9o, visto tamanha exposi9ao e importncia, a PF deveria (por 

supti,媛議o l6gica nossa) se丁 o可eto de estudo e alvo de investiga9豆o academica, no 

minimo desde a Constitui頭o de 1988. Realizando um levantamento de literatura 

especializada e da produ9豆o de teses e disserta96es acad6micas (a partir das buscas na 

base lattes do CNPq) nao encontramos quase nada produzido a respeito e nenhuma obra 

ftrndainenta1 

Portanto, uma vez que para nossa opiniao, o objeto de estudo (a PF)6 de fundamental 

importncia para a seguran9a publica, politica de Estado, politica de governo e desafios 
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estruturais para a contrapor uma etapa do capitalismo que cada vez se criminaliza2 mais, 

e por outro lado, n豆o encontramos ate o presente momento nenhuma obra de referencia, 

assw痩mos desde j豆  duas posturas fundamentais 

A primeira postura 6 de mod6stia. Isto quer dizer, em termos academicos e 

priflss*rnais, que este trabalho 6 de aproximacao. E humanamente impossivel pretender 

abarcar todos os temas envolvidos ou relacionados com a PF na atualidade. Com  isto 

afirmamos que buscamos neste trabalho os grandes lineamentos a partir de tr6s partes de 

um mesmo tema. Respectivamente no capitulo 2 abordaremos alguns aspectos da 

gris-e tta PF (que ocorre no final do Estado Novo e se institucionaliza no ciclo 

populista. quando a capital federal ainda era no Rio de Janeiro, 1946-1960), alguns de 

seus antecedentes durante o regime militar e nos anos que antecedem a promulga9ao da 

Constitui9ao de 1988. No capitulo 3 abordamos o tempo presente, algumas das 

indrrreras atribui96es de uma PF (que 6 policia judicidria tamb6m e com regulamenta戸o 

constitucional) ap6s a nova Constitui9ao discutimos algumas hip6teses de contradi96es 

que este6 rgえo vive em rela戸o ao sistema politico e ao Poder Judicirio3. E neste 

capitulo 3 que centramos o foco sobre as distintas propostas, lobbies internos e na 

disca 話o da Lei Organica da PF e as conseqencias concretas imediatas deste debate. 

No capitulo 4,a guisa de conclus豆o, apontamos os pr6ximos alvos de investiga戸o e 

pesquisa para poder gerar uma interpreta9豆o vdlida e de flego a respeito de um tema 

mais do que complexo: o sistema de seguran9a fragmentado brasileiro (no atual regime 

e sistema politico) deparando-se com organiza96es criminosas cada vez mais 

profissionais e tecnificadas. 

No anexo I reproduzimos o roteiro original e as entrevistas na i ntegra, realizadas em 

Braslia, em agosto de 2003. Este momento do trabalho consistiu de entrevistas 

ー A este respeito, especificamente sobre organiza96es criminosas e a a9do de crimes financeiros, vale 
observar no Anexo I a entrevista com o presidente da Associa9言o de Peritos Criminais Federais (APCF), 
Roosevelt Leadebal Jr.. realizada em Braslia.. agosto de 2003. 
。 Um exemplo do que afirmamos 6 outra investiga9do de tempo presente, a chamada OperaGdo Anaconda. 
Divuigaaa na midia a partir do final de 2003, esta investiga9ao se iniciou na verdade no ano de 198Z 
Especificamente o fio da meada d o ex-delegado da PF e juiz federal em Sdo Paulo, Joao Carlos da Rocha 
Matto. Uma investiga頭o feita pela Folha de Sdo Paulo. conclulda em novembro do ano de l992( na 
esteira da CPI da VASP) ja tinha este magistrado como alvo hd mais de uma dピcada. Impedimentos de 
po1.itirs cota poderes de veto como Ant6nio Carlos Magalhes ajudou a abafar o caso jd no ano de l 988. 
Nos parece 6 bvio levantarmos hiptese de que algum nivel de conflito atual entre o Executivo e o 
Judicirio, orientou a direGdo da PF a trazer a tona semelhante caso e p6r em opera9do semelhante 
investiga9ao que jd alcan9ava uma dピcada e meia. Para maiores informa96es ver Caros Amigos.. No. 81. 
dezembro de 2003 (Tognolli. 2003). 
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realizadas com os presidentes da ADPF, da APCF e da FENAPEF. Tamb6m realizamos 

entl wi翫acom um delegado do atuげ primeiro escal5o do 6 rg五o. No anexo II 

reproduzimos as duas vers6es e propostas de Lei Org含nica para a PF. Uma feita pela 

atual Dire9ao do 6 rg五o (D-G Paulo Lacerda, ministro da Justi9a Mrcio Thomaz Bastos, 

presidente Lula) e a outra 6 fruto dos debates para gerar um consenso interno na PF 

promovklo com o apoio da pr6pria Dire9do-Geral. No anexo 111, para facilitar a 

compreens豆o de como 6 o funcionamento da Policia Federal, reproduzimos seus 

organogramas que sao publicizados atrav6s de sua pagina oficial 

Retomando as afirma96es de nossa postura enquanto pesquisador, a segunda postura 

bh孟t之も a de contar, de forma prudente, com o beneficio da dvida. Ja afirmamos antes 

que este 6 um trabalho de aproxima9do, portanto, as conclus6es tamb6m s五o fruto de um 

primeiro estudo. A despropor95o entre a complexidade do tema, do alto nivel dos 

profissionais de seguran9a envolvidos e a falta de produ9ao especifica do meio 

acadmico brasileiro d imenso. Assim, queremos sedimentar conclus6es bdsicas, que 

nos possibilitem um trabalho de mergulho posterior, com graus mais elevados de 

exig6ncia. Abordaremos em estudos posteriores a complexidade das rela96es 

institucionais, corporativas, politicas e econ6micas) envolvidas, em maior profundidade 

Nesta perspectiva relacionamos o capitulo 1, onde aplicamos conceitos operacionais na 

abou3agem te6rica, e o capitulo 4, onde chegamos 自  s conclus6es da pesquisa 

Neste trabalho vamos explicitar o grau de complexidade que envolve todas as 

atribui6es, operacionalidade e temas de disputa de projetos internos da PF no presente 

momento. Faremos uma primeira leitura das disputas internas, e o que estas revelam em 

termos de graus de rela96es politicas e redes de alian9as, somado com o nivel e tipo de 

credo poltico expressado por estes atores. S豆o estes projetos em disputa e o grau de 

4 A atualidade diz respeito ao governo de Luis Igncio Lula da Silva (Lula), a partir de 10 de janeiro de 
2003 a 33 de dezembro de 2007. Sob indica戸o presidencial e do ministro da Justia Mircio Thoinaz 
Bastos. estd a atual (o presente momento que escrevemos 6 o ms de setembro de 2003) gesto do diretor- 
geral (DG) Paulo Lacerda. 
5 Vale ressaltar apenas um aspecto sempre presente da atua9do da PF e do sistema de fiscaliza9do da 
Receita Federal sobre crimes financeiros, fraudes, sonegagdo fiscal e evasao de divisas. Uma das 
necessidades investigativas d a licen9a para infiltrar agentes em quadrilha e organiza96es criminosas. 
valendo o mesmo para a infiltra9ao em empresas legalmente constitudas mas sob suspeita criminosa 
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importancia destas rela96es um dos temas de fundo do trabalho de profundidade a ser 

reaVrzaio em outro momento6 

6 Nos parece 6 bvio que esta complexidade implica em um trabalho de mergulho, cujas bases se lan9am 
agoia'' 4peuas para citar como exemplo, um trabalho de fundo implica relacionar o Ministdrio Piblico 
Federal. suas iniciativas politicas e ao nosso ver o evidente grau de autonomiza9do. Na parte mais 
operacional. a montagem e a centralidade de dois sistemas, o de intelig6ncia e o de seguran9a pblica e 
discussao dos pap6is e projetos das for9as e agencias estaduais no primeiro sistema e da Ag6ncia 
Brasileira de Inteligencia (ABIN) e das for9as armadas no segundo. Isto sem contar com o grau de 
intera9ao com politicos vinculados aos lobbies da PF e sua contrapartida, o chamado'' uso politico" de 
uma Policia Judiciria que executaria politica de Estado e nao de governo. Um bom exemplo de 
necesiaaae de estudo ampliado d o entrosamento institucional entre a PP e a Receita Federal e a 
evid己ncia de dificuldades com o Banco Central (BC). 
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Capitulo 1 

Bases Te6ricas: utiliza車o de conceitos operacionais e modos 

de an豆lise politica 

1.1) Introdu血o: a busca de referenciais te6ricos 

Neste capitulo buscamos a aplica車o de conceitos operacionais que nos possibilitem dar 

coiizbdo a tres quest6es bsicas: 

ー  Uma defini9豆o da viol6ncia como linguagem politica e a legitima9豆o do uso da for9a 

ー  Uma vez que hd viol6ncia, enquadramos este estudo dentro de uma a rea ampliada de 

Estctzo Estrat 尋cos. B'uscamos assim uma abordagem estrat 夢ca para a anlise do 

trabalho policial federal no Brasil. 

ー  Necessitamos de uma tipifica9豆o funcional, especfica, do tipo de trabalho do policial 

de invstiga96es, a nivel federal. 

Tomamos uma primeira referencia (de maior abrang6ncia) para nossa abordagem 

tecn*a, aplicando alguns dos pressupostos do professor portugus Boaventura de Souza 

Santos.. Reconhecemos neste trabalho uma analogia de situa9豆o com a crise 

paradigmtica que Santos afirma estarem vivenciando os autores e pesquisadores das 

Ciencias Humanas. Esta 6 andloga com o trabalho, uma vez que jd dissemos 

rei1ltamente, estarmos entrando em espa9o e objeto de poucos estudos academicos. A 

segunda razao 6 nossa op9ao por nきo utilizarmos tipos ideais de funcionamento de 

6rgaos policiais, for9as de seguran9a e organismos de inteligencia, a partir da 

experi6ncia e institucionaliza車o em paises de capitalismo central e democracia liberal 

consthdada. Entendemos que nosso caso 6 justamente o oposto, onde quase-tudo sofre 
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profundas mudan9as e 6 feito e recriado a cada mudan9a de regime (ou ciclos de um 

regrrn s emelhant可  

Seguindo a argumenta9ao, tomamos trs pressupostos de Santos para aplicarmos neste 

esWd. Textualmente, "a primeira condi9豆o d geral: estamos em uma fase de transi9do 

paradi g,mtica, de crise de confian9a epistemol6gica, de crescente confronta9ao entre 

conhecimentos rivais" (Santos, 2002, p.18). Assumimos esta condi頭o para justificar e 

refor9ar o argumento de nao buscar tipos ideais a partir de sociedades com 6 rg豆os e 

誠struas de seguranca 血甑itucionalizados  . A segunda condi9五o 6 especfica, vemos 

com clareza que compartilhamos o debate que reconhece "os limites dos seus 

instrumentos analiticos" (Santos, p.19). Ou seja, isto se aplica aos limites de prazo, 

tempo de trabalho de campo, infra-estrutura, trabalho solitrio, compromissos e 

corrstrangimentos estruturais do objeto, do tipo de trabalho e das institui96es (tanto a 

analisada como a qual estamos vinculados)8. Completando as afirma96es que tomamos 

de Santos, repetimos que: "este projeto n乞o tem um quadro te6rico estruturado. Em vez 

disso, tem apenas um conjunto de amplas orienta96es que constituem um horizonte 

denim o qual cabem vrios quadros te6ricos" (Santos, p.21) 

1.2) Definindo a violncia como linguagem politica e a legitimac豆o do uso da forca 

Optamos por iniciar este ponto do enfoque te6rico a partir do uso da viol6ncia (seja 

institucional, burocracia armada, for9a politica organizada ou qualquer outro agente 

politico) justo por reconhecermos a esta modalidade como linguagem politica. Sem cair 

em afirma96es tautol6gicas ("tudo 6 viol6ncia em politica"), buscamos afirmar que o 

Damos como exemplificaGdo 6 bvia apenas a extensdo de jurisdi9do do antigo Departamento Federal de 
Se iawa P心blica (DFSP). criado em 1944 no ltimo ano de existncia do regime do Estado Novo; sendo 
sua atua9do no chamado ciclo populista dividida em duas: uma com sede no Rio (antigo distrito federal) e 
outra a partir da inaugura9do de Brasilia (1960). Quando este mesmo DFSP recebe com o regime militar 
(a partir do golpe de 31 de mar9o de 1964) jurisdi9ao para funcionar em termos nacionais, o6 rgo se"' re- 
inaugur&, inclusive ganhando nova denomina頭o em 1967. 
8 Nunca ビ  demais lembrar que o trabalho policial, generalizando para todo trabalho investigativo e de 
inteligencia, trabalha a partir da condi車o de segredo e compartimentac言o. Apenas esta condido jd limita 
nossas fontes a entrevistas e fontes abertas, difundidas via midia impressa e/ou eletr6nica; limitando 
assim a base analitica do conjunto. em se comparando com a capacidade investigativa que o pr6prio 6 rgo 
policial ou mesmo uma organiza9do criminosa, tem para seu acionar. Isto gera a busca de instrumentos 
de anlise aplicveis para casos pontuais (vazados ou abertos) que tenham carter generalizante, podendo 
as釘m rn trabalho de carter terico ter alguma condi戸o de generaliza9ao (o que. caso ndo oconano 
gera nem teoria). 
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uso sistemtico da for9a 6 algo recorrente para qualquer institui9豆o politica. Se uma 

inslrthto n五o a exerce diretamente,6 porque delega para outra institui9ho faz6-la em 

seu nome, ou em seu interesse. Quando n五o se v6 atendida nestes interesses, buscarh 

outros canais, meios, formas e tambdm institui9うes para exercer esta defesa 

Entendemos ser essencial expor aqui estas bases te6ricas, porque a lida cotidiana do 

trabatho policial prev coerdo, controle, antecipa96es e repressdo. No caso especfico 

da PFッ  este 6 rg5o tem atribui96es m立ltiplas tais como policia judicihria, de seguran9a de 

Estado e inteligencia policial (veremos estas modalidades no cap. 3, al6m da 

caracteriza9ao no ponto 1.3, que vem a seguir). Uma contradi95o que nos parece ser 

gicrft も  que ha uma base juridica e formal que rege e orienta os setores organizados da 

PF e simultaneamente a incapacidade do sistema politico em aceitar e permitir a 

puni9ao dos membros de sua elite dirigente. Este diferencial entre intolerancia e 

tolerancia, variando de acordo com 6 rg豆o de Estado e agente poltico que esta como 

beneficMrio ou alvo de investida estatal d essencial compreender. Enfim, a violencia 

como g,eradora de ordem, a coer9ao e seu diferencial de aplica96es s五o as raz6es (dentre 

outras), para expormos aqui estas bases te6ricas. Ainda que este giro te6rico possa 

parecer muito amplo, a operacionalidade do corpo conceitual aqui empregado vai sendo 

obsvr'ada ao longo da argumenta9ho e do desenvolver do pr6prio trabalho 

Retornando s bases do raciocinio, uma outra premissa que estabelecemos d a recusa em 

falai ie "viol6ncia irracional", "irracionalidade poltica que leva ao uso da for9a', ou 

qualquer outra base de argumento que associe ao uso da for9a para fins politicos como 

algo "irracional". Esta afirma9ao para n6s 6 infundada. N五o 6 apenas uma relac豆o custo- 

beneficio politico que leva ou ndo ao uso da fora9. Falamos tanto do Estado e suas 

corpora96es burocrtico-policiais (como 6 o caso de nosso objeto, a PF), como de 

orga 盾za6es criminosas, grandes conglomerados econ6micos transnacionais ou 

organiza96es politicas com inten9ao de ruptura. Partimos portanto da premissa inversa 

Em poltica., o uso da forca 6 uma expressao de conflito assim como6 o discurso. Ao 

acirrar qualquer tipo de confronta9豆o, este se desenvolve sobre todos os niveis possveis 

9 E no estamos entrando no m6rito nem no tipo de debate da forma e tipo de calculo e sobre quais formas 
e fo雄歳gcperam neste jogo (se singular ou de mltiplas rodadas 証multneas). se o ponto do clculod 
pontual. ttico, estrutural para o regime, para o sistema politico. para o conjunto do sistema ou qualquer 
outra base de cdlculo e jogo estrat6gico que complexifique esta afirma9ao. Reconhecemos todos estes 
nveis mas entraremos neste ponto do debate em nosso prximo estudo 
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de se operar. Ai entram modalidades de linguagem politica como variantes de tipo de 

uso も  a for9a (como for9a em si), assim como a fala'o, a diplomacia, o esfor9o 

econ6mico entre outros. 

Estamos tratando desta quest5o nos termos de um Estado que vive sob democracia 

formai e normalidade democrtica, associamos ao uso da fora como mecanismo 

repressivo, de controle e monitoramento (antecipa9うes1 1) em contra de possiveis agentes 

politicos com potencial de ruptura, e/ou cujos interesses n豆o venham de encontro com 

uma norma juridica ou algum pacto politico dominante de momento. Falando 

espeti'eamente em termos de uso da for9a e controle por parte do agente monopolista 

de Ia! linguagem, ou seja, o Estado, nos parece 6 bvio remetermos mais uma vez aos 

clssicos do pensamento politico moderno. Weber afirma textualmente que os mais 

diversos agrupamentos polticos vem recorrendo ao uso da for9a como algo legitimo 

(i%Teber, 2000, p.56). Mas, o mesmo autor nos exp6e que o Estado modernamente 

reivindica e 6 reconhecido como agente que monopoliza este uso; sendo que tal situa9o 

pode ser relativizada quando o prprio Estado tolera este mesmo uso por parte de outros  

agentes (grifo nosso). Ou seja, sendo em tese a u nica fonte legitima de uso da for9a, o 

Esta&, materializa o grau de tolerancia que a prpria institui95o tem para com agentes 

que s豆o "tolerveis"2 

Entendemos que o term6metro desta "tolerancia" e "legitimidade ampliada" (al6m do 

Estada) um nivel de avalia9do politica que h de ser buscado e atingido. O que sim se 

observa e de maneira muito 6 bvia,6 que no Brasil n五o ha capacidade punitiva para 

'O Uma compara 言o profana que nunca se escapa 6 o do uso da Fala, atravds de propaganda poiitica pelo 
Pastii さ  Nacional Socialista Alem哀o (Nazista). Personificado na figura de Goebbels, muito do atual 
marketing poltico deriva de material apreendido quando da ocupa9do aliada em Berlim ainda no ano de 
1945. Para maiores informa96es ver Wykes, 1975 e Lima Rocha, 2003 (Inirodu9o Metodol6gica e cap. 
3). 

~cran

' Vale notar a p豆gina oficial da Agencia Brasileira de Inteligencia (ABIN), antes da posse do governo 
Lula, em janeiro de 2003. Nesta vers哀o anterior, ento sob comando do coronel Anel de Cunha Cunto e 
subordinado ao general Alberto Cardoso, a Agencia afirmava textualmente esta fun9ao de antecipado a 
potenciais agentes de ruptura. Isto nada tem que ver com'' denincias"" mas simplesmente uma constata o 
evidente de um pressuposto te6rico. Para a cita9ao da pgina da ABIN. ver Lima Rocha, 2003 (cap. 2) 

ci言・  tt'm o 
麟麟議  

grau de impunidade e impotencia da parte da prpria PF em manter a puni9さo sobre setores de classe 
domijiauts elou elites diigentes brasileiras. E. embora 羽a mais presente o uso dos "para1eJos、‘ ou 
ーesquadr6es da morteー  (como as scuadras fascistas de Mussolini). em regimes de exce9ao ou sistemas 
politicos em crise e conflito, nem por isso a tolerncia com a violencia ilegal se deixa de notar no Brasil 
sob regime democrdtico. O pr6prio caso do Esquadro da Morte Scuderie de Detetives Le Cocq (E.M.)6 
emblemdtico do que estamos tratando. Para este tema ver Barbosa, 1971. 
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setores que conformam pactos dominantes e ao mesmo tempo ha excesso de tolerancia 

para as alhas e usos de for9a por parte destes pr6prios agentes polticos'3 

Esta tolerancia torna-se ainda mais relativa quando vamos ao encontro 自  uma defini95o 

mrthrra. " A violncia (,subentenda-se: legtimの consiste no emprego da for9a de 

maneira ilegal mas justa (isto6 , legitima)". Assim, na defini9ao ideal de tipo de 

violencia e forma de emprego, por vezes o emprego de uma for9a "desproporcional" ー  

contra objetos e pessoas ou somente contra pessoas - sobretudo ilegal, mas え  s vezes 

legal e ilegitima, que define, caso a caso, o carter violento de um ato (Albuquerque, 

1986, p. 83). Ou seja, aplicando em exemplos concretos, o Estado brasileiro pode ser 

mais que tolerante com os mandantes dos massacres de sem-terra em Eldorado de 

Carajds (em abril de 1996 no Sul do Par), ou de Corumbiara, (agosto de 1995 em 

ROTITa) mas simultaneamente aplica e reconhece todos os recursos da lei e do Estado 

de Direito para politicos cassados como o ex-senador pelo Distrito Federal Luis 

Estevao. 

O que estamos afirmando concretamente 6 que a legitimidade 6 um tema e a legalidade 

doutro. No caso do uso da violencia, o grau de tolerancia varia conforme o grau de 

influencia e poder de press豆o (gravita9五o) do agente (coletivo ou do ator individual) 

executor ou mandante da a9豆o. O que 6 ou nきo legitimo nao 6 algo universal mas sim 

construido. Pode ser ilegtimo pela concep9豆o majorithria dos agentes politicos 

hegerthnicos no regime democrtico brasileiro atual, o uso da for9a por outra institui瞬o 

que n豆o え  quelas do Estado. Por outro lado, o pr6prio regime pode se ver em 

encruzilhadas quando tem gente demais e inclus五o de menos, o que pode ir gerando um 

outro tipo de legitimidade. E possivel falar em normalidade democrtica com o grau de 

inclusdo social do Brasil hoje? E possvel um nvel elevado de cren9a institucional por 

parte c!s profissionais de repressao e segurana p立blicas (por ex. os policiais feder同  

quando estes mesmos reconhecem que ha "dois pesos e duas medidas"? Por fim, quais 

so os limites de subdesenvolvimento e falta de inclusao social para que o emprego da 

viol6ncia com fins politicos se veja outra vez mais legitimada por outros agentes al6m 

do EsCado e aqueles que jd sao por este tolerados 

1 ス、  ，  . 	 . 	 . 	. 	- 	. 	- 	. 	. 	, --. 	.. 	 ー  - - Ivl ais uma vez vaie reportar aos aepoimentos aos pronssionais cia i't conticios no anexo 1. 



13 

Gostariamos de trazer dois conceitos bdsicos de Locke para aprofundar este debate. No 

estamos afirmando aqui que o pais vive em"estado de natureza", onde a comunidade se 

v6 indefesa e os cidad豆os, obedientes da lei, se veem indefesos nas m豆os dos praticantes 

de baixa criminalidade (banditismo independente, redes de quadrilhas). Nem tampouco 

afirmando mecanicamente (e o pior seria, sem dados aqui expostos) que o grau de 

deserrvolvimento humano, divis乞o de riquezas, acesso a bens e servi9os seja diretamente 

proporcional aos niveis de criminalidade 

Mas, quando uma sociedade gera riqueza e a maioria de seus componentes n5o tem 

acesso ao ingresso mnimo para os padr6es basicos desta mesma sociedade, podemos 

afirmar que a id6ia de Locke de usurpa貞o (Locke apud Mello, 2001, P. 107) esteja em 

prtica. Quando esta mesma parcela majoritaria que n豆o ve o ingresso minimo observa 

concretamente a impunidade dos executores de conduta ilegal desde que estes sejam 

parte das elites dirigentes e/ou classes dominantes, pode se ver usurpada em seu direito 

de ip.aldade perante a lei. Simultaneamente,a tolerancia para com o dominante, ha 

intolerancia para com os dominados, existindo, por exemplo, no rigor da execu9ao de 

prticas legais violentas (ou ilegais e ainda mais violentas) da parte do Estado'4. Esta 

intoerncia, que sempre ocorre sobre as mesmas classes subalternas (em grande escala 

baixos assalariados e/ou excluidos do mercado de trabalho formal, somando-se aos do 

setor informal), pode mesmo sob regime democrtico, ver-se vivendo sob tirania de 

fato (embora nao de direito). Ou seja, a tolerancia do Estado com a viol6ncia ilegal de 

camadas dominantes 6 proporcional a intolerancia do prprio Estado quando este exerce 

ou p亡ITthte o exercicio da 'violncia tamb6m ilegal sobre camadas subalternas 

Complementando esta linha de raciocinio, a mesma intoler合ncia de classe se manifesta 

na Tfctri事o para com a criminalidade das camadas subalternas. Seguidamente o tema 

dos limites e de demasiada tolerancia legal para o crime d levantada, estando a "midia 

especializada" (por ex.) sempre ressaltando o quanto o C6digo Penal brasileiro 6 brando 

e ultrapassado. Exigem mais rigor da lei para com a viol6ncia latente, alegando que 

mirits executores de crimes bdrbaros vivem em pleno estado de natureza, muitas das 

14 Nunca 6 demais recordar que os massacres da cadeia do Carandiru (Sdo Paulo. 1992). Candelria (Rio 
de よョgJa買え  1993) e Vigno Genii (Rio de Janeiro. 1993); al6m do打言 citados Eldorado de caraj』is e 
Corumbiara foram todos em pleno regime democrAtico. E embora gritantes, estes apenas so a ponta de 
gigantescos padres de violencia corriqueiros em muitas regi6es brasileiras, sejam metropolitanas ou 
rurais. 
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vezes gerando mais viol6ncia entre os pobres, noutras atingindo ao patrim6nio e a 

pTo-p うedade. Esta "mdia especializada" no costuma pedir al6m de rigor penal, mais 

racionaliza9五o dos 6 rg五os repressivos, maior uso dos recursos de inteligencia, 

integra9きo do sistema e subsistemas nacionais e outras medidas do genero'5. Ou seja, a 

intolerancia e a ilegalidade para medidas punitivas sobre as classes subalternas 6 algo 

exigido que seja reforado, embora jd seja de fato exercido, dentro e paralelamente ao 

Estado.. 

. 

Uma possibilidade em termos hipotticos de alternativa para a tirania de fato 6 a id6ia 

de sada, mesmo que como complemento da y旦z (Hirschman, 1973, concentrada no cap 

2), como forma de confrontar a intoler合ncia e a ilegalidade de parte dominante. A voz 

que pode protestar e nao ver seus anseios aceitos, como a de inclusao e interrup95o do 

exercicio da viol6ncia ilegal, pode ser um fator de acumula9豆o para, tornar-se op9ao de 

sada a l ongo prazo, manifestada por um ou mais agentes polticos. O mesmo estado de 

violncia latente, transborda para a baixa criminalidade, como fen6meno passvel de ser 

administrado pela repress豆o sobre as classes subalternas (dominadas). Se esta mesma 

viol6ncia residual da repress5o e falta de ingresso para os dominados, for sendo 

canalizada e transmitida atrav6s da y . pode tornar-se a longo prazo, opcao estratgica  

de sada. A voz  canalizada para a conquista de demandas substantivas (consideradas 

estrat6gicas por um conjunto de agentes politicos, tanto dominantes como subalternos), 

uma vez n豆o vendo aceitas e muito menos concretamente realizadas estas demandas, 

pode rrraterializar-se op車o de saida, a longo prazo, atrav6s de exercicio sistemtico de 

viol6ncia poltica a partir de camadas subalternas da prpria sociedade brasileira. 

De forma breve, expomos um cdlculo bdsico de possibilidades. Se e quando os custos de 

supr-e疏o (por parte, seja, de Estado, governo de turno, agente politico de violncia 

ilegal, o conjunto do regime) se elevam pelas demandas substantivas, se apresenta uma 

dupla op9ao de saida. A primeira 6 via a transforma9ao do reclamo por demandas 

substantivas em programa estrat6gico para o uso da saida atrav6s de violncia 

跳St亡lrttita com inten9をo de ruptura. A outra via (i就o neste ex. binrio entre vrios que 

15 Justo ao contrrio, todo intento de ・・reforma"" destes 6 rgaos. como ビ  o caso emblemtico do cientista 
soci. UJ占z Eduardo Soares, prinieiramente denissiow.rio da Secretaria de Segurana P立blica do Rio くle 
Janeiro (governo Garotinho, 1999, 2002) e depois demissionrio jh no primeiro ano como secretrio 
Nacional de Seguran9a Publica do Ministdrio da Justi9a (em outubro de 2003. no governo Lula e 
minist6rio de Mdrcio Thomaz Bastos). Para a primeira demissao, ver Soares. 2000. 
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aqui poderiamos apresentar)6 a possibilidade de saida vinda de cima. Ou seja, esta 

mesma supress五o pode 孟gnificar um bloqueio de YQz que canaliza demandas 

estratgicas e que n豆o sきo realizaveis com estes niveis de ingresso e divisえo de renda no 

Brasil de hoje. Supress5o esta que pode vir de forma legal ou mesmo com tolerancia 

estatal para com a violencia ilegal exercida por agentes politico-militares (paralelos, 

esqcradn5es, pistolagem, capangas, jagun9os, etc.) a servi9o dos setores dominantes 

Esta saida como canalizac五o de voz por demandas substantivas e estrat6gicas tamb6m 

pode ser- vista atravs de outro a ngulo. Uma manifesta9豆o de desigualdade que gera 

violencia latente em ambientes ou setores dominados da sociedade de classe brasileira 

Em termos gerais at6 se poderia desejar uma sociedade em que a ordem politica fosse 

isenta de violncia, o que particularmente n豆o vemos como possivel nem provdvel. Isto 

poirc亡  se pusermos no plano da fenomenolo尋a do poltico e da hist6ria das sociedades 

politicas, n豆o podemos ignorar que o poltico n豆o existe sem violencia, mesmo que no  

se reduza somente a viol6ncia (obs. grifo nosso; Lavau, 1969 apud Centro Cat6lico de 

Intelectuais Franceses, pp.173, 174). N豆o podemos dizer que a viol6ncia 6 a ess6ncia do 

polftico, mas que a essencia do politico, sempre e em toda a parte, implica na viol6ncia 

(Id). 

Reconhecemos esta lat6ncia, que se sobredimensiona quando a vontade politica dos 

agentes politicos sob todo e qualquer regime, assim se manifesta. Quando esta vontade 

se ve canalizada atrav6s de demandas substantivas ja tantas vezes citadas, pode vir a 

atingir a interesses diretos de setores e classes. Imaginemos a seguinte situa9ao: a regra 

formal de um sistema poltico sob Estado de Direito permite o uso da yQz como 

expi亡ss.o dissonante de um exercicio de violencia estatal, al6m da violencia material 

que j se manifesta entre as classes subalternas. Mas, em termos concretos, o uso desta 

mesma voz por parte de agentes politicos que programaticamente a exercem visando 

demandas substantivas, nunca atinja a objetivos materiais tais como: aumento do nivel 

de inrgresso; divisao de renda; direitos politicos plenos nao importando a origem d tnica 

e/ou a classe social; capacidade de exercer alguma influ6ncia e/ou ser consultado sobre 

decisうes ftindamentais16 na vida do pais. Esta falta de funcionalidade da voz em termos 

I6 Um ex. concreto e atual seria um descontentamento vindo atrav6s da assinatura do acordo para a Area 
de U'iぢe Otnrcio das Atn&icas (ALCA), sendo que este mesmo acordo no passara antes por refetendo 
ou consulta Dopular. 
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legais, pode resultar no exercicio da y旦z, por parte de outros agentes polticos, visando 

sim ・  txrrra op9豆o de sada do regime, de sua legalidade e de seu pacto poltico (mesmo 

que a inten9豆o seja gerar um outro pacto politico, este sim substantivo, a m6dio prazo) 

Esta saida se manifestaria, concretamente, a partir do estado de viol6ncia latente na 

poltica, quando exercida numa sociedade de classes que realiza tais modalidades de 

domina 五o: domina9五o fisica; explora9豆o econ6mica e exclusao de direitos somadosa 

falta de ingressos (linha de pobreza). Utilizamos as tipifica96es do soci6logo uruguaio 

Alfredo Errandonea (1986) para exemplificar acima algumas formas de exercicio de 

podei もe classe dominante. Primeiramente buscamos algo que defina a estrutura de 

classe, o que de maneira bem ampla e gen6rica, pode se falar de classes dominantes e 

classes dominadas. Um sistema classista, um sistema de domina9ao, requer a ambas 

categorias (Errandonea, 1986, p.102). Mas, para definir as grandes atribui96es possveis, 

dnecessrio desdobrar, desagregar as classes dominadas, como uma maneira a obter 

categprias realmente operacionais na grande maioria das sociedades conhecidas (igual a 

anterior, obs. o autor se refere a sociedades concretas estudadas at6 o ano de 1985) 

Podem ser distinguidas quatro grandes atribui96es nas rela96es de domina95o: 

- oe eitco, a titularidade da domina95o; 

- a participa9五o no que diz respeito ao instrumentar a pr6pria domina9豆o (e tamb6m a 

competi9ao para ascender a posi9ao de exercicio destas fun96es); 

ー  a situa9えo de dominados, integrados essencialmente ao sistema de maneira necessria 

para scm prpria subsistencia; 

- a situa9ao de dominados nきo-integrados (ou com baixo nivel de integra95o, o que 

contemporaneamente se est自  chamando de inclusao social) e que n豆o resultam em partes 

essenciais para a exist6ncia do prprio sistema 

Sobre estas rela96es se exercem tres modalidades bdsicas de exercicio da domina9ao de 

classe Errandonea, pp. 95-96): 

- explora頭o econ6mica; 

ー  coa95o fisica; 

ー  politico-burocrtica 
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Nunca 6 demais refor9ar uma grande defini95o. Vemos que, quando a probabilidade 

es1ur''ti de obter obedincia Continua para uma s6rie de mandatos por parte de outros) 

est豆  institucionalizada7 temos estabelecida uma relac五o de domina9きo (obs. nosso, n証o 

entramos aqui no debate destes formatos de institui頭o nem de regime). Concordamos 

com o soci6logo uruguaio quando este afirma que "esta institucionaliza9豆o 6 o 

fundamlento bsico das rela96es de classe, portanto, da pr6pria conforma9えo das classes 

sociais e da estrutura de classes em que tais rela96es t6m lugar" (Errandonea, p.9'7) 

Para n豆o ficar por demais repetitivo trazendo novamente os argumentos jd citados 

acima, so1orepomos ento de forma direta o exerccio de violencia ilegal e impunidade 

por parte de elites dominantes, de toler合ncia do Estado para estes agentes; com a severa 

puni9ao e exercicio dos recursos legais e ilegais para garantir a pr6pria domina9豆o de 

classes no Brasil, sobre as tipifica96es acima e suas categorias operacionais. Temos 

assim urn modelo aproximado das ocorrncias didrias na maioria das periferias e d reas 

de baixo ingresso nas malhas metropolitanas brasileiras17 

Um esfor9o em sistematizar estas formas de violncia ilegal e nao-acesso aos recursos 

poltitos e legais no Estado de Direito podem ser vistos na obra recente do professor da 

Universidade de S豆o Paulo (LISP) Paulo S6rgio Pinheiro (orgs. M6ndez, O'Donnell & 

Pinheiro, 2000) cujo ttulo "Democracia, Violncia e Injusti9a na Am6rica Latina" ja6 

emblemtico das evidencias e dos temas que aborda o trabalho. Pinheiro aponta que 旦  
violncia sem lei, a discriminacao e a falta de acesso a justica  (Pinheiro, 2000, 

Introdu9豆o) s豆o contradi96es pr6prias da rela9豆o entre o Estado de Direito e o que o 

professor chama de "nao-privilegiados" da Am6rica Latina (a quem n6s optamos por 

denominar conjunto de classes dominadas, segundo Errandonea) 

17 Como sさo inmeros os exemplos, optamos por urna realidade extrema para assim caracterizar. O 
rep4cr policial Caco Barceflos. que no ano de l992 j巨  escl・eveu sobre a fim頭o e mac/us operwdi das 
Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) da Policia Militar do Estado de Sao Paulo (PMESP) como 
esquadro da morte fardado, recentemente pesquisou a respeito da realidade de I rea de favelas do Rio de 
Janeiro. Partindo da histria de um personagem real. o traficante originrio do Morro de Dona Marta, no 
bairro de Botafogo na zona sul da cidade do Rio de Janeiro (que foi assassinado na cadeia no ano de 
2003) conhecido como Marcinho VP, este seu trabalho revela de forma franca e direta o uso de violencia 
ilegal e rela96es promiscuas com a baixa criminalidade, controle social e exterminio fisico direto sem 
nenhuma ou quase sem base legal como modus operandi das for9as policiais (no s do Rio de Janeiro 
como de outras unidades subnacionais). Para ver estas formas citadas, consultar Barcellos. 2003. 
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Pinheiro afirma categoricamente que a esperan9a existente na d6cada de 1980, de que a 

conso1 ida車o democrtica, quando das tran孟96es de ditaduras para regimes 

constitucionais (como foi o caso do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Peru, 

dentre outros), foi negada pelos pr6prios fatos (Pinheiro, 2000, p.1 1). Ou sej a, o regime 

democrtico, manteve as rela96es que haviam antes das pr6prias ditaduras, entre 

governos e sociedades (em especial nas classes dominadas, pobre e miservel), 

marcadas pelo exercicio de violncia ilegal e poder arbitr自rio (igual a anterior). Isto 

significa que sob a democracia (como sistema de competi9豆o atrav6s do voto), 

prevalece um sistema autoritario, incrustado em especial nos aparelhos de Estado de 

contithe obs. nosso: ou de administra9ho e convivencia) da violencia e do crime (Id) 

Em uma compara9ao interessante e tamb6m emblemtica, Pinheiro compara a represso 

sobl% a dissidencia poltica com as vtimas de poder arbitrrio (classes dominadas, 

pobre e miserdvel) seja em democracia ou ditadura. Estas prticas se mantem 

independente da varivel forma de regime, e segundo o professor da USP, s豆o muito 

mais dificeis de identificar (Pinheiro, 2000, p.15). Disto discordamos, porque se6 

obsercada a condi9do de classe proporcional ao ndmero de vitimas da: 

violencia entre os pobres + a violencia contra os pobres (legal ou ilegal) 

Torna-se fcil identificar a origem e a parcela da popula9ao (no caso, brasileira) a qual 

nos ieerimos. Tambem segundo Pinheiro, na maioria dos casos o novo Estado 

democrtico n5o 6 mais diretamente responsvel pelo exercer do poder arbitr'rio (ao 

que Pinheiro chama de "abuso"), mas sim omisso em punir e em impedir que isto ocorra 

(igual ao anterior). Assim, fracassa em controlar seus agentes de manuten95o da ordem 

pdbi!kt ou de lutar contra a impunidade, atribuida por Pinheiro ao mau frmncionarnerito 

do Judicirio'8 

'< Quando transforma suas predi96es acadmicas em poltica de Estado, Paulo Sdrgio Pinheiro torna-se 
Secretrio Nacional de Direitos Humanos do MJ, no ministrio do tamb6m professor Miguel Reale Jr. 
Nos meses de junho e julho de 2002, o pas viveu o inicio de uma crise constitucional. O Ministrio da 
Justi9a, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o presidente do Supremo tribunal Federal (STF) 
haviam recomendado a interven9ao federal no Esprito Santo (ES). O estopim da crise foram provas 
cabais de vincula9ao do governador Jos6 Igncio (ex-PFL, ento no PTh) e do presidente da Assembl6ia 
Leg2a'tha deputado estadwii Jos6 Carlos Gratz (PFL), com a Escudeiie de Detetives Le Cocq, 
reconhecida como organizaao criminosa infiltrada em postos-chave do poder naquela unidade 
sthuaniiュnaI. Em dois dias, entre 6 e 8 de julho, FHC recua da posi車o de intervir e recomenda ao 
Procurador-Geral da Repblica, Geraldo Brindeiro. que~ engavete 、  o processo e como paliativo assina 
convenio com o pr6prio Jos6 Ignicio e envia uma for9a-tarefa da PF para assumir a seguran9a pliblica no 
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Para n6s, tal afirma9乞o n5o poderia ser mais falsa. Assim, nao ha imputa9豆o de 

res-ptrrsa'thlidade nem pr血dpio de autoridade. Se os agentes de seguran9a do Estado 

cometem arbitrariedades (e/ou crimes), toda uma cadeia de comando 6 sua co- 

responsavel. Sen5o, estariamos falando de autonomia total da burocracia armada, 

levando a atomiza9豆o do poder de Estado e n豆o de seu uso relativo. Isto porque, o 

Juthcidrio e os direitos civis sob regime democrtico funcionam de forma plena para os 

membros das classes dominantes e de forma quase nula para as classes dominadas. No 

sendo o Estado e seus dirigentes co-respons自veis por isto, quem o seria?! Seria possvel 

imaginar um regime democrtico com direitos plenos e em exercicio (ou seja, no 

apenas no papel) com o nvel de ingresso desigual e a baixa divis五o de renda da 

sociedade brasileira? Nos parece que n五o, e isto 6 quase uma evid6ncia 

Quando o Estado nao funciona e/ou se exime do exercicio de monop6lio da violncia e 

regr.da戸o da vida social, a quem se atribui estas fun96es? Estando nesses mesmos 

lugares o Estado semi-ausente, quais os agentes politicos que ai atuam e para quais o 

Estado ausente reconhece e aceita com toler合ncia sua ilegalidade? Falando com extrema 

franqueza, algu6m em s5 consci6ncia poderia acreditar que o Estado iria tolerar a 

existritia de um quase duplo poder nas favelas cariocas se este agente de disputa fosse 

uma organiza9えo politica de inten9ao revolucionaria ao inv6s de redes de quadrilhas de 

narcotr自fico?! Mas, por outro lado, qualquer pessoa com conhecimentos minimos em 

politica e intelig6ncia pode supor que os nveis de represso seriam muito mais elevados 

contra trrna organiza戸o deste carter, a inserida e exercendo a disputa do monoplio da 

violncia., do que os hoje altos niveis de viol6ncia ilegal j自  exercidos por parte do 

Estado. Assim, estaria reftada a afirma9ao de Pinheiro que os niveis repressivos sao 

maiores contra as classes dominadas do que contra a dissid6ncia politica. A varivel que 

nos paieee fundamental ver 6 o nivel de incidencia destes agentes polticos de ruptura, O 

carter de seu programa (com ou sem demandas substantivas e estratdgicas) e as 

modalidades de exercicio e linguagem poltica que estes mesmos agentes optam (e ai6 

crucial saber o nivel de emprego da violncia). E, esta correla9豆o de custos, 

possi&thclades e nivel repressivo, certamente faz com que a varidvel tempo seja crucial 

estado. Quando o ministro se p6s demisssionrio em fun9ao do engavetamento do processo de 
inten&'go federal no estado do Espirito Santo但敏 Pinheiro permaneceu no cargo. O'' cuiioso"" ' que o 
mesmo Pinheiro foi quem convocou a demissao coletiva, tanto do ministro como da maioria dos 
secret自rios do ministdrio da Justi9a. Para maiores informa6es ver. Caros Amigos. No,. 65, agosto de 
2002. Tognolli 2002. 
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para avaliar que, n5o ha op9豆o de saida possivel a n五o ser que esta aponte para a 

plarit-a車o estrat6gica e o m6dio e longo prazos. Portanto, fora dos tempos eleitoTais 

(no Brasil, a cada 2 anos) e fora do alcance ttico que uma propaganda politica e os 

espa9os de discussえo e debates da sociedade civil j自  cobrem 

O regime democrtico estabelecido no Brasil a partir de uma longa transi9えo que 

iniciada em 1974 somente se conclui na proclama9豆o da Constituinte de 1988 e 

posteriormente nas elei9うes presidenciais de 1989 (e com a posse de Collor de Mello em 

mar9o de 1990), convive a partir dos anos 1980, com uma violncia disseminada na 

sociedade (Saint-Pierre, 1999, p.82). Segundo este professor argentino radicado no 

Brasi e lecionando na Universidade Estadual Paulista, campi de Franca, a violencia 

latente e disseminada na sociedade, torna-se catarse coletiva, uma vez que a correla9o 

de for9as para com a classe dominante, impede o cidad乞o comum de canalizh-la 

politicamente. Assim, se de um lado encontra-se no Brasil de hoje, fen6menos politico- 

sociais de conflito de classe com algum grau de conflito (sem-terra, sem-teto, 

presidirios, indigenas, remanescentes de quilombos e poucos e isolados casos 

estudantis), proporcionalmente esta canaliza9豆o n豆o se compara com o volume e a 

dimens五o da violncia no transito, puni96es pedag6gicas, violncia sexual e mesmo 

maniit翫a96es coletivas como choques entre gangues e/ou torcidas organizadas19 （鴻  

Uma modalidade desta violncia pulverizada e disseminada entre os pobres,6 a nao- 

presena to Estado como provedor do bem-estar e da seguran9a. Isto, no caso brasileiro 

6o que equivocadamente se atribui a parcelas do "crime organizado" no controle de 

morros e favelas (Saint-Pierre, p.83). Na verdade, redes de quadrilhas com vincula96es 

de algum tipo com organiza96es criminosas (como acertadamente o autor se refere ao 

jogく・ db玩cho), elas desenvく）ivem seu poder de gravita9ao e influ Encia, regulando o diaー  

dia, exercendo a co-gestao da violncia junto das policias, a co-gest豆o da ordem social 

junto de entidades do movimento associativo e de Igrejas de diversas orienta96es e 

provendo alguma liquidez (por vezes abundancia) econ6mica atrav6s do varejo do 

19 Considerando que o livro de H6ctor Saint-Pierre trata dos fundamentos da guerra revolucioniia, nunca 
6de'lMお 2目embrar que a promo9言o da guerra entre os pobres 6 um fator bsico de predominio da 
correla9きo superior de foras das classes dominantes para com as dominadas. Uma base de raciocinio6 : 
ーse um ag,ente politico de ruptura deve mover-se como peixe dentro d'agua no meio popular, seu inimigo 
deve tornar isto impossivel. Assim, um principio bsico 6 fazer com que a d gua vire pantano; uma outra 
medida d fazer com que os peixes se devorem uns aos outros e busquem a prote9言o de um grande 
predador maior e mais forte'' (ver Mechoso, 2002, em especial cap. XIV) 
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narcotrafico (e n5o do atacado e da distribui9五o, isto sim sob controle de organiza96es 

Cri血  ios'as com outro卸o de ramifica9らの Ao 'ver-se canalizada entre a legalidade que 

nab existe de fato de forma plena, a sobrevivencia e a ilegalidade que prov6 alguma 

forma de bem-estar, as classes dominadas observariam duas evidencias: 

ー  que o acesso aos servi9os de seguran9a sえo proporcionais aos padrうes de renda (assim 

corno o acesso a Justi9a); 

ー  e a1ue esta viol6ncia ilegal da parte de redes de quadrilhas, mesmo que vindo de 

camadas dominadas, nao tem objetivo estrategico ao nivel poltico (id) 

O professor da UNESP tamb6m observa formas de viol6ncia sobre as classes 

dOITIndrIS, que se manifestam de maneiras mais sutis e sofisticadas que o sempre 

presente recurso da coa95o fisica. Exemplo disso sきo os salhrios de fome, a mis6ria 

for9ada, os impostos injustos e abusivos (como os mais de 40% do Produto Interno 

Bruto, Pifi revertidos em carga tributria no ano de 2002), as retalia96es comerciais e o 

monopうlio do conhecimento, dentre outros (Saint-Pierre, p.86). A soma destas formas 

de violncia, segundo o autor argentino ao citar Sorel (apud Saint-Pierre, 1999, p.86), 

produzem ordem capitalista sempre. Desde o aspecto de atos hist6ricos de coer9豆o, 

opress豆o fiscal, conquista, legisla95o do trabalho, podendo estar completamente 

elwdMdDna economia, trata-se sempre de for9a de classe dominante agindo e gerando 

sua ordem. Contemporaneamente no Brasil, em especfico no 1o e 2。  governos de FHC, 

o discurso de racionalidade se repete, afirmando a obedi6ncia a um plano econ6mico 

como contra-partida a insensatez popular (Saint-Pierre, p.86). Da mesma forma que 

poderemos observar mais a frente no anexo I (entrevistas com o delegado Alciomar e 

com o agente Garisto), o discurso de racionalidade ser repetido pelos profissionais da 

PF, afirmando ser a viol6ncia "irracional", desintelig6ncia como linguagem politica 

Cabe aqui uma observa9ao de ordem comparativa entre os conceitos expostos acima 

SegcLTido Saint-Pierre, a 'viol6ncia sistemica (justo a que gera e refor9a a ordem 

capitalista), 6 acobertada e camuflada no dia-dia. Mas, a viol6ncia ilegal citada por 

Pinheiro 6 vista por este professor da USP como uma "anomalia do regime 

democrtico". Isto porque supostamente o sistema e suas institui96es ftincionariam sob 

a forrira ideal, ou ao menos cumprindo suas tn9うes de Estado constitucional, corno 

manuten9五o do pr6prio regime. Assim, os cinco campos apontados por Pinheiro 
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(citando a Linz & Stepan, p. 11) como fortalecidos, interagindo entre si e se co- 

SUStTftitT1dα 

ー  a sociedade civil,; 

ー  a sociedade politica; 

- o Estado de Direito; 

ー a sociedade econ6mica; 

ー  e o al?arato estatal (na busca de um Estado "usvel"); 

no regime democrtico deveriam superar problemas de ajuste como sendo superacao de 

"quistos autoritarios". Nada nos parece ser mais problemtico, mesmo porque nenhum 

dos t-arrrpos citados acima tem referencia na categoria operacional que usamos (a paitir 

de Errandonea), ou seja, a dominac豆o. Se mantivermos a base que a viol6ncia cotidiana 

6um refor9o na gera9豆o de ordem capitalista, entao por exclus乞o o Estado pode ser um 

atenuante de contradi9うes e/ou fator de injusti9a (como exercicio de violencia ilegal), 

mas rro o6 rg五o provedor de distribui9do e igualdade (a nえo ser que estejamos falando 

de outro tipo de Estado e/ou de sociedade., que com certeza nao existem na Am6rica 

Latina). 

Decididamente, se vemos a domina95o de forma relacional, ent豆o caem por terra mitos 

de "1r&monia social" ou Tela9うes de classe pactadas segundo um contrato social onde 

todas as partes ir五o respeitar. Criamos um desafio de ordem te6rica, de que algum 

cientista social e/ou politico possa propor qualquer modelo de tipo ideal de sociedade de 

classes com ausencia de coer9ao fisica e presen9a de demandas substantivas e 

estratgicas sendo correspondidas para a maioria da popula9do. Nos raros exemplos 

hist6ricos onde isto ocorreu na Am6rica Latina, como no l' governo Juan Domingo 

Per6n (Pern) na Argentina das elei96es de fevereiro de 1946 ao golpe de setembro de 

1955, as consequencias para a ordem politica foram muito conflitivas 20(com o 

Perothsmo no poder, no funcionava ordem democrtica plena enquanto o Pifi alcan9ou 

a m&c distributiva de 50% capital e 50% trabalho). Descartamos assim, fatores de veto 

vindas de ordem moral ou limita96es de uso da violncia para a manuten9豆o da ordem 

capitalista (portanto, de classes), baseados nas evid6ncias de nossa pr6pria Am6rica 

Latina. Alegar anomalia porque supostamente o Estado democrtico deveria funcionar 

de TriaTrthra equisdistante e justa, nos parece t5o absurdo como supor que h自  alguma 

こ。 Vale observar as obras se Sigal. 2002, "Intelectuales y Poder en Argentina. La d6cada dei 60" e de 
Deliasoppa, 1998, "Ao Inimigo, nem Justia: violencia e politica na Argentina, 1943-1983". 
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limitac5o para o uso do conjunto dos recursos politicos e de viol6ncia quando exista 

uma t'c1 mais ameacas ream de ordem estrat噂ca. E, mesmo em situa96es pontuais como 

a n豆o-interven9ao no Espirito Santo, a pr6pria atividade poltica real de Pinheiro 

comprovou o oposto. Os custos de tomar o Estado equidistante e baseado nas normas 

juridico-legais tiveram for9a inferior a quela exercida pelos agentes politicos que 

oper irrr no jogo real, utilizando-se do nivel politico e ndo fazendo deste um fator de 

limita9o.. 

O que afirmamos 6 que existem recursos mltiplos de violncia e controle, e no 

somerrtt voz e saida. O pacto politico para o fncionamento nos planos formais de um 

regime democr自tico de Direito,6 apenas um de v自rios fatores na gera9豆o de ordem 

capitalista. Esta gera9ao de ordem se dd sob a forma de domina95o, cujas modalidades 

se alternam em maior ou menor violncia. Um exemplo cldssico de uso de violncia 

ilegth, -por parte do Estado, para conter as demandas substantivas da popula9五o, nos6 

dado no livro tamb6m cl豆ssico de Foucault, "Vigiar e Punir" (2000, p. 232). A prtica 

de utiliza9ao de delinquentes para instrumentar repress豆o politica e sobre as classes 

dominadas por partes do Estado franc6s, ap6s a Revolu9五o Francesa, altera sua 

modthdade tornando-se mais complexa e sofisticada. Do recrutamento de delinquentes 

para a execu9ao de politicas de vigilncia baseadas em violncia ilegal e subordinada 

quase que diretamente ao aparelho policial refor9a algo aproximado a um "ex6rcito 

urbano e interno paralelo" (Foucault, 2000, p.Z33). Tendo seu d pice ap6s a Revolu9o 

de i%4, esta modalidade de delinquencia de elite (primeiro recrutando, depois atuando 

amargem de sua propria legalidade) tinha como concorrencia a pr6pria delinquencia de 

classe (de outra classe), centrada no modelo de controle prisional e administra9豆o deste 

setor de exclus豆o da classe dominada (id 

Para esta forma complexa de controle, o uso do Judicidrio atua sobre a economia das 

ilegaiades (como elemento de trocの,e no necessariamente como parametro do que6 

legal ou ndo. Assim, a Justi9a do Estado de Direito 6 um recurso a mais no uso do 

controle social e n五o seu limitador (Foucault, p.234). Avan9ando no ex. magistral de 

Foucault, propomos as seguintes tipifica96es gerais de uso de recursos de violncia 

como li rrguagem politica da sociedade de classes; 

- Violncia entre os pobres 

- Violencia sobre os pobres (contra a classe dominada) 
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ー  Vigilncia constante atrav6s de controle social (via Estado e seus paralelos) 

O uso pleno destes recursos de viol6ncia s豆o uma das formas mltiplas do acionar 

polthx e complexo que estamos chamando de Jogo Real, onde as bases legais e morais 

constrang,em mas nえo s豆o necessariamente impeditivos da a95o de agentes politicos 

coletivos da classe dominante. Uma defini95o basica de Jogo Real d o uso de todos os 

recursos disponiveis, sejam legais ou ilegais, de coer9ao ou convencimento, sem 

neTfrIcLTn卸o de resti瞬o de acionar, e operando em todos os niveis onde este agente 

coletivo tenha incidencia (sejam estes niveis poltico, juridico, econ6mico, militar- 

violento, ideol6gico, etc.). Somando a isto, na economia de trocas de ilegalidades, assim 

como hd acumula9豆o de capital (K21), ha acumula9ao de grau de puni9豆o (ou n豆o, da a 

impunidade). Caso clssico desta impunidade estd na pr6pria corrup9do como fator de 

accc!2!J血事o pessoal/c ・l etivo, atrav6s da apropriaao privada dos recursos pblicos 

utilizados pelo Estado. Vemos assim, numa tipifica9ao ampliada das viol6ncias 

existentes hoje no Brasil, como modalidades da domina95o de classe a s seguintes 

prticas sistemticas: 

ー 'VioMrrcia como monop6lio do Estado somado a tolerncia com seus usos paralelos 

- Violncia Sistemica (como geradora de ordem capitalista, Saint-Pierre) 

- Violencia praticada diretamente pelo Estado de n豆o-Justi9a (Pinheiro) 

ー  Apropria9豆o ilegal e tolerada atrav6s do conjunto de lealdades pessoais (Bezerra, 

199'S, 'pp.384-l86) 

ー  Violencia do uso da delinquencia como recurso politico de domina9do (Foucault) 

- uma contra-parte de for9a contr合ria, Viol6ncia da dissid6ncia politica por demandas 

substantivas da classe dominada, gerando op9o de saida (Hirschman) 

Desde o come9o deste trabalho viemos afirmando que encaramos a politica como forma 

de c-otrrpeti9ao, com alguns fatores de constrangimento, mas n5o necessariamente 

impeditivos. Quando estas formas de constrangimento diminuem ou se inibem, 

chegamos ao Jogo Real, onde a disputa de interesses (choque) entre agentes coletivos 

muitas vezes resulta em modalidades de guerra, como as vrias formas de guerra civil, 

com ou sem demandas de classe. A competi9ao total portanto,6 o Jogo Real, com ou 

こ' Obs: e reconhecemos aqui que nao hd nvel determinante de capital a ser acumulado. podendo ser no 
miniloX social. politico ou econ6mico. 
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sem uma base legal de amparo ou limita9えo22. Fundamentando este conceito, temos ao 

trabaTho do falecido professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) Ren6 

Dre,fiss, desenvolvendo e comentando conceitos de Weber sobre Politica, Poder, 

Estado e For9a, como essencial. Neste livro, Dreifuss trhz a id6ia de Weber de que a 

"ess6ncia da politica"6 a Kampf, podendo ser traduzida como luta, conflito, batalha, 

combate, envolvimento, a95o, enfrentamento, competi9五o, atrito ou guerra (Weber apud 

DTtI九 s, 1993, p.6み  

Mas, nao devemos ver a id6ia de luta e violencia apenas como choque fisico, seja de 

donrirrago, resistencia ou competi9do. Segundo observa9五o de Dreiftiss (1993, p.64), 

Weber ve a disputa e a luta como rela96es sociais, na medida que o agir ai existente tem 

orienta9豆o intencional, para conseguir impor a vontade prpria do agente contra uma ou 

mais formas de resist6ncia de um ou mais agentes envolvidos (igual ao anterior). A a9o 

deWotnt1a necessita do かan可amento desta mesma a9ao, que por sua vez necessita 

estruturas que a executeim A viol6ncia e a forca s豆o recursos e instrumentos polticos  

(id, grifo nosso), de institui9うes e agentes com capacidade para utiliza-los; de 

prefer6ncia de forma sist6mica e no espontanea. Mas, a viol6ncia e a for9a fazem parte 

de trrrr kque de recursos de ordem parecida, dentre estes a persuasdo, o convencimento, 

a doutrina9えo, a repressao, todos tamb6m pertencentes ou relacionados ao nivel politico 

A capacidade de imposi95o de for9a, ou de gerar for9a latente e visvel 6 um recurso 

ampliado sendo a violencia fisica (impetuosidade), uma forma de manifesta9ao da for9a 

Observando por fim ao uso de recursos violentos como uma das linguagens politicas, 

sornarrdo-se a este dado a evidencia de impunidade das elites dominantes, vemos a 

impossibilidade te6rica de ver ao Estado de Direito no Brasil de hoje como provedor de 

Justi9a. Isto, somando-se aos fatos de ilegalidade tolerada pelo pr6prio Estado para com 

suas elites dominantes e/dirigentes; al6m de agentes politicos coletivos dominantes 

reaizarem diversas formas de ilegalidade para apro戸a95o econ6mica (onde o uso 

ここ A Col6mbia da atualidade e um bom exemplo do que estamos afirmando. O pas se encontra sob 
reg.wifb uva1 de Estado k Direito mas simultaneaniente vive em guerra civil de cunho popular, com 
agentes politicos de ruptura controlando parte do tenit6rio, e isso hd exatos 40 anos ininterruptos. Para 
um bom conjunto de informa96es a respeito da conjuntura colombiana e do hist6rico da guerra. 
interessante consultar as pginas oficiais da Foras Armadas Revolucionrias Colombianas - Ex6rcito do 
Povo (FARC-EP. www.farcep.org) Exrcito de Liberta9ao Nacional - Uniao Camilista (ELN-UC. 
www.eln.voces.com). Um bom exemplo de violencia ilegal e paralela tolerada pelo Estado, no mesmo 
caso colombiano, pode ser observado na pdgina oficial das Autodefesas Unidas da Col6mbia (AUC, 
www.cofombialibre.org). 
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ilegal de recursos publicos mediante apropria95o ind6bita - corrup9五o - 6 apenas uma 

dentre 'v*rias modalidadeめ  Por fim, somado ao fato da inoperncia, falta de uso 

racional e coordena9きo entre os vrios6 rg豆os do Estado brasileiro para coibir,. prevenir 

e reprimir as ilegalidades, fica uma quest五o prtica originada de fundo te6rico 

"Como pode o 6 rg豆o policial federal chamado PF, independente de seus problemas de 

orgarriza戸o, recursos e estrutura, propor-se como elemento de Justia numa sociedade 

reconhecida pelos operadores politicos como Nきo-Justa? Idealismos e racionalidades 

formais a parte, o extremo da racionalidade nos permitiria alcan9ar algum modelo 

possvel e vidvel de puni9豆o de elites dentro das normais legais no Brasil de hoje?" 

Para n6s, a ambas perguntas a resposta formal e de rigor 6 N O. Mas, buscaremos 

comprovar esta premissa a partir de conceitos operacionais, nas pdginas e captulos 

seglJJm血es. 

1.3) Caractersticas do trabalho policial investigativo de um governo nacional 

Vamos iniciar esta parte do subcaptulo te6rico partindo da prpria tipifica9o 

estithaxa na Constitui車o Federal do Brasil (edi95o atualizada at6 a emenda de 

19/12/2002), promulgada em 1988 (embora ja tenha sido alvo de vdrias altera96es, esta 

edi9ao constava ser a mais atualizada no momento que redigimos esta parte do 

trabalho). A primeira evid6ncia 6 que a Policia Federal consta no texto constitucional, e 

tem sims atribui96es definidas pela carta magna. Assim, o argumento que mais d frente 

veremos expressado por vrios profissionais da PF, de que sua fun9豆o u ltima6  

seguranca de Estado e nao de governo (ou sej a, nao do governo de turno) se v6 

garantida no texto mhximo do pais 

As disposi96es sobre a PF se encontram no Titulo V, Da Defesa do Estado e das 

lnstkcti6es Democrticas, sendo que os titulos dos capitulos jd denotam o nivel e o tipo 

das atribui96es. O capitulo I trata do Estado de Defesa e do Estado de Sitio, onde o 

agente central 6 o presidente e a institui9五o convocante 6 a Presid6ncia, somando-se 

como 6 rg五o consultivo ao Conselho de Defesa Nacional (que vem a substituir em 
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democracia ao antigo Conselho de Seguran9a Nacional23). No capitulo II o tema s5o as 

For9as Armadas (FFAA), sendo que ha de notar uma breve nota em italico, como um 

subti2JJo. Este aponta para o Decreto No. 3.897, de 24/08/2001, que fixa as diretzes 

para o emprego das FFAA na garantia da lei e da ordem, al6m de outras providencias 

complementares. Nota-se que a subordina9豆o das FFAA 6 sob a autoridade suprema do 

presidente da Republica, e destinam-se a defesa da ptria,a garantia dos poderes 

COTi5証ctonais e, pori riciativa de qu誠quer um destes,, da lei e da ordem 

Especificamente, o capitulo III trata da Seguran9a Publica, e tem no Artigo 144 as 

at'ccc9もes especficas da PF. A este rgらo, que 6 permanente, organizado, mantido pela 

Unio e estruturado em carreira24 destinam-se diversas tarefas de ordem e grau diversos, 

mas sempre com extens5o e autoridade sobre todo o territ6rio brasileiro. A primeira 

atribui9ao, na subse95o I, come9a justo na ordem politica e social, ou contra os bens, 

intemsses, patrim6nio e servi9os da Unido, assim como de suas autarquias e empresas 

pblicas.. Jd a subse9えo II.,, trata de atividades de com6rcio ilegais, tais como todos os 

traficos ilicitos, contrabando e de ordem fazendria. A subse9ao III atribui para a PF a 

fun9えo de policia martima, aeroportudria e de fronteiras. Ja a subse9豆o IV, assegura a 

funtt de policia judiciria da Uniho para a PF. Vejamos o Artigo 144, no que diz 

respeito a PF, na i ntegra: 

..[D A Policia Federal. instituida por lei como 6 rg言o permanente, organizado e mantido pela Uniao e 

estruturado em carreira destina-se a: 

I - apurar infra6es penais contra a ordem poltica e social, ou em detrimento de bens, servi9os e 

interesses da Unido ou de suas entidades aut自rquicas e empresas pblicas, assim como outras infra96es 

cuja prtica tenha repercussdo interestadual ou internacional e exija repressao uniforme, segundo se 

dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o trfico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 

sem prejuzo da a o fazenddria e de outros 6 rgos phbLicos nas respectivas d reas de competncia; 

III - exercer as fun96es de policia martima,, aeroporturia e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as fun96es de policia judiciria da Uniao. 

Uma primeira evid6ncia que extraimos de leitura mais atenta do texto constitucional, 

sらo as d ersas atribui9らes da PF. Para cada uma das subse96es, se encontram exemplos 

コ Vale ressaltar que este h ltimo tinha status ministerial na ditadura militar, sendo que na atualidade seu 
status 6 bastante reduzido e inclusive com func6es auestionadas. 
こ4 、，  

veremos no anexo 1. ernrevistas. como esta parte cio texto abre margens para distintas inteipretaゆes. 
disputas de modelos e defesas de interesses corporativos diversos 
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de paises onde hd uma agencia especifica. O trabalho antidrogas poderia ser separado da 

oTderri -poltica e social, e desta dos crirnes fazendrios, e da guarda de 丘onteiTaa e 

imigra戸o, al6m da policia judicihria25. Um exemplo que podemos dar6 mais uma vez 

do regime militar. Havia uma ftm9豆o supra-ministerial de investiga9ao, e o Sistema 

Nacional de Informa96es (SISNI), partindo da Ag6ncia Central do Servi9o Nacional de 

lriftrma 戸es (SM), operava uma rede capilar26 em Diretorias de Seguran9a e 

Informa6es (DSIs) nos minist6rios e Assessorias de Seguran9a e Informa96es (ASIs) 

nas autarquias e empresas pblicas. 

Fora o sistema SISNI, havia um outro sistema, que fncionando como 6 rg5o de controle 

ceritmi los ministrioa, do controle interno dos gastos do aparato de Estado, existia 

enguanto Sistema da Comissao Geral de Investiga96es (Fico, 2001, pp.151 -160) 

Embora de curta dura9ao (de 17 de dezembro de 1968 at6 o final de 1974), e somente 

durante a validade do Ato Institucional de nmero 5 (AI-5), esta super-comiss豆o 

realizac' um controle central e investigativo sobre os minist6rios da Uniまo. Tal 

experiencia foi repetida novamente no governo Itamar Franco (1992-1994). Ap6s a 

Comiss豆o Parlamentar de Inqu6rito (CPI) do oramento da Uniao, em dezembro de 

1993 foi instituida uma super-comiss豆o, inspirada nas Opera96es M5os Limpas da Itlia 

(arn.i-rrtiia. Chamada de Comiss豆o Especial de Investiga9らes (cEl), esta colecionou 

inimizades e quedas de bra9o com titulares de minist6rios (Bortoni & Moura, 2002, 

pp.8-lU). No primeiro m6s de janeiro de 1995, assim que assumiu FHC, a CEI foi 

extinta por decreto presidencial, e suas atribui96es para a Secretaria Federal de 

Corrtroi'e, 6 rgao vinculado ao Minist6rio da Fazenda 

Al6m dos fatores ja acima relacionados, ou seja, o acmulo de fun96es e atribui96es 

para a PF em democracia, a Constitui9do Federal de 1988 tamb6m classifica um tipo de 

crime somente, realizado por organiza96es criminosas (apudBorges, p.23), constando 

no Artigo 5。, Inciso XLIV, onde se qualifica a grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o Estado democrtico, que constitui crime inafian9dvel 

e itnpristntvel. Ao p銃 o conceito de organiza96es criminosas em grau de semelhana 

こ5 O excesso de atribui96es enquanto simultaneamente o oramento no permite seu desempenho. o 
modelo pouco operacional e o contingente diminuto, so parte das mais contundentes crticas tanto da 
categoria dos peritos como dos agentes, ao menos da oarcela organizada sindicalmente. 
ーー u conceito ae capiianciaae e central para talarmos de inteligencia e tiuxo de rnlornia9es. Tomado da 
ana'ogia dos vasos capiiares, que existem em abundncia e bem distribuidos pela cabe9a humana.. ass-hlit 
seriam os varios canais de comunica96es. seja corn profissionais. informantes e colaboradores. 
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com agrupamentos que atentem contra a ordem poltica e social, nota-se n豆o apenas o 

athrntho de fun96es mas a id6ia de mltiplo emprego simultaneo (grifo e conceito 

nosso) que correspondem a PF no novo regime. Assim, cabe a este6 rg豆o, desde a 

repress豆o a organiza96es de extrema esquerda com inten96es de ruptura at6 uma rede de 

operadores de circuitos financeiros de extravio de dinheiro do Brasil para o exterior 

(corno as in丘meras investiga96es sobre as contas CC-S no pais). 

Uma agencia federal desta ordem, com atribui96es de mltiplo emprego, agentes com 

nfve2 superior e perfil exclusivamente investigativo era para ser de fato um centro de 

excelencia nas politicas de seguran9a de Estado. Mas, a aplica9豆o de possveis modelos 

param por a. Contradi96es pr6prias dos 6 rgos e da comunidade de seguran9a e 

informa96es do Brasil (ex: a disputa de controle entre os servi9os militares e o 

erthTrtrftrnente civil como a PF; somando-se, a inger6ncia do Poder Executivo sobre 

uma fun9豆o de Estado)7 e o salto de qualidade da pr6pria PF (de servi9o quase que 

cartorial da repressきo poltica no regime militar para centro investigativo de seguran9a 

federal), n五o foram acompanhados por aumento de condi96es materiais para p6r em 

prtica sua pr6pria misso constitucional27. Antes porm de entrarmos nos pormenores 

especficos da PF, seus antecedentes, sua comunidade profissional e o universo 

operativo onde o 6 rg豆o se inclui, apontamos aqui um necessrio aprofundamento 

te6rico. 

Se retornarmos ao conceito bsico exposto por Weber (apud Dreifliss), onde se 

apmxirna e chega a mesclar a id6ia de politica, luta politica com a de /campJ e esta 

assemelhada a de guerra., vemos como essencial aqui expormos uma id6ia minima de 

premissas de conceitos estrat6gicos. N乞o vemos nenhuma possibilidade de gerar 

modelos explicativos do acionar da PF sem antes discutirmos uma base estrat6gica que 

tarn1t&ri も  geradora de ordem atrav6s de modalidades de violencia e controle. Falando 

de forma simples e direta, vemos como necessdrio uma exposi9豆o de universo mais 

amplo antes de retomarmos ao objeto especfico, parte deste todo a ser exposto 

Nenhuma tipifica9豆o do servi9o de seguran9a federal no Brasil e qualquer grau 

comparativo com modelos jd institucionalizados em paises de capitalismo resiste ao 

ご Este d um comentrio repetido seguidas vezes nas entrevistas realizadas com os profissionais da PF 



choque de realismo politico que influencia o universo policial brasileiro. Portanto, 

vemos que esta e uma discuss五o de fundo, onde uma burocracia funcional e 

profissionalizada n豆o 6 fator determinante, mas sim secundhrjo em rela9豆o a uma ordem 

capitalista que gera e usufrui de sua pr6pria viol6ncia. Iniciamos portanto, uma breve 

exposi9ao de estrat6gia politica 

Entendemos ser necessdrio come9ar com uma defini9ao que seja operacional e n5o 

tautoMgka (do tipo, "tudo d estratdgia"). Buscando o conceito jd consagrado, n言o 

apenas por autores mas por operadores de estrat6gia, assumimos a defini95o de 

Clausewitz que a "estrat6gia 6 a teoria relativa a utiliza9豆o dos recontros (obs. nosso, 

manobras de envergadura) a servi9o da guerra (Clausewitz, 1996, p.93). Ou seja, a 

est1ttLegm も  a ci6ncia知u estudo avan9adの que est a servi9o da guerra, a servi9o do 

combate entre inimigos e/ou adversarios; em u ltima instancia, 6 a ci6ncia do conflito. A 

estrat6gia coordena, ordena e dirige as a96es de combate (igual ao anterior) rumo a um 

objetivo pr6-tra9ado; suas variveis possveis, dentro de um rumo pr6-tra9ado, s豆o de 

ordem ttica. Por fim, "a estrat6gia tem de fixar uma finalidade para o conjunto do ato 

da guerra; estabelece o plano de guerra em fun9豆o do objetivo da guerra" (id, p.171) 

Visto isso, observamos que a estrat6gia se enquadra dentro de um conflito finalista 

atl 2Nもs'tie algum nvel de viol6ncia sistemtica (obs. a mesma que pode e gera ordem 

capitalista) entre dois ou mais agentes de guerra (obs. configuramos portanto, na forma 

de analogia, um cenrio complexo onde opera a PF, com muito mais de dois agentes) 

Este nivel de conflito, a guerra como viol6ncia sist6mica, 6 tamb6m uma extensao da 

polftic'a na forma de kampf ou seja, luta. Reconhecendo que se necessita de uma 

defini車o mais operacional e aprofundada, considerando que a perspectiva da guerra 

como extens5o e determinada pela politica j自 6 uma base quase comum para este tipo de 

estudo, iremos al6m na defini9ao. Estamos portanto assumindo a perspectiva de 

Clcctc'ntz da guerra como extensao da poltica, como uma ferramenta de emprego de 

vontades politicas e que s6 em poucos momentos ganha contornos insuperdveis de 

l6gica pr6pria. Assim sendo, ampliamos a perspectiva a partir desta determina9o 

A guerra como fen6meno humano pode conter inumeras varidveis de designa95o 

Optamos por selecionar a seguir algumas designa96es dentro de um recorte elaborado 

no Brasil (ADESG, cap. IX, "elementos da guerra", pp. 185-188) 
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ー  Fen6meno Social: porque s6 pode acontecer de maneira coletiva, implicando 

ret如iocidades coletivas. 

- Ato de Viol6ncia: alcan9ado a integralidade do grupo social (obs. nossa: da institui頭o 

politica que a maneja, e/ou dos pr6prios agentes politicos coletivos operadores da 

kampJ); a guerra pode ser tamb6m um recurso extremo de coa9豆o (obs. nosso, o mais 

drstico dos recursos polfticos coercitivos, e, caso se d6 num contexto de guerra interna, 

ainda mais traumtico). 

ー  Dialtica de Vontades: enquanto ato social, pressupうe a contraposi車o de vontades 

politicas de duas ou mais coletividades em conflito; a viol6ncia 6 o meio, mas o fim6 

impeii a ontade. 

ー  Jo80 Estrat6gico: um jogo (obs. nosso, de emprego de todos os recursos de uma 

coletividade e/ou institui9えo politica) que exige clculo, nunca exclui o risco (integral, 

de elimina9豆o fisica) e inclui a probabilidade do fracasso ou do sucesso 

Devemos aqui realizar uma analogia de estrat6gia aplicada na poltica, uma rela9o 

dithEit-a, visto que guerra も  poltica por extensらo e poltica 6 luta e disputa por natuieza 

Se a ordem capitalista, nutrida pela viol6ncia e domina9豆o,6 geradora de mais sentido 

de ordem, portanto o controle sobre esta violncia que pode gerar ordem 6 objeto central 

desta pr6pria gera9豆o. Nos parece por demais for9oso determinar alguma id6ia de 

origerrr primeira, se da guerra ou da politica; mas hd algo de central nesta relaりdo de 

exist6ncia dialdtica entre as mesmas. E esta rela95o central 6 a pr6pria continuidade do 

sentido de politica-luta-kampf, atrav6s do emprego estratgico, que tem fun96es tanto na 

paz como na guerra, que segundo Golbery do Couto e Silva, "poderia se imaginar uma 

ci&ritia mais geral dos eoi-iflitos sociais" (SiNa, citado por Lima Rocha, 2003) 

Considerando a forma de controle social por parte da classe dominante, como uma 

forma 亡e conflito constante de baixa intensidade, analisamos como necessria uma 

breve exposi95o de algumas das origens e teorias de policia encontradas na literatura 

corrente sobre o tema. Em texto que toma por base conceitos de Foucault, o professor 

de sociologia da UFRGS, Jos6 Vicente Tavares (1997), exp6e a correla頭o entre as 

tecnokigias de poder totalizantes e globalizantes, onde na forma9do do Estado Moderno, 

se incute uma subordina9ao dos individuos em suas prticas pessoais e coletivas 

(Tavares, p.156). Tomando por base a Foucault (1994), Tavares exp6e a base da noco  



de governabilidade como forma de dominacao das relac6es estrat6gicas entre grupos e 

iflTc'(QO5 (obs., grifo noss可  

O dominio destas rela9うes estrat6gicas implicam uma ou mais formas de 

institcxTonaliza9豆o de tecnologias de controle, que ganham forma e perenidade em dois 

dispositivos de poder-saber, a Raz五o de Estado e a Policia. O alvo deste controle, 

obviamente, um novo sujeito coletivo que 6 objeto de estudo das ci6ncias humanas 

desde o s6culo XVIII, que 6 exatamente a popula戸o. Uma possibilidade de grafar esta 

idrasえ,lh 

Razo de Estado -ー  fen6menos especificos da popula戸o -- tecnologias de controle = 

=formras de expresso do Poder de Estado 

N5o vamos aqui aprofundar conceitos mais precisos de formas de controle, expressos 

por Foucault, mas reconhecer sua existencia e nos aprofundar sobre uma institui9o que 

executa a modalidade de disciplina sobre a ordem social. Isto 6 , obviamente, a Policia 

(Tavares, p.157). Uma das viabilidades de exercicio da governabilidade 6 a for9a do 

Estado fazer-se conhecida e reconhecida, com capacidade de expansao. Tanto para a 

p&Lui元a tom outros Estados, como para o pr加rio exercicio interno deste saber poltico 

especfico - o governo -6 necessdria a express豆o perene e em aumento cumulativo 

desta for9a. A institui9ao policial portanto 6 central para que isto aconte9a 

A policia do Estado Moderno em seus prim6rdios tem como objeto de controle da 

societhrde e dos homens enquanto seres sociais. O homem 6 o verdadeiro objeto da 

policiaり  sendo que esta institui9ao, em sua teoria inicial, especifica e analisa aos 

individuos plenos de todas as rela9うes sociais (Tavares, p.1 58). Este controle e estudo, 

acompanhado obviamente, pelo exercicio do monop6lio da for9a pelo Estado, que no 

cast ptiicial, tem como Tazらo a de manter a ordem social no interior dos domnios do 

Estado. Por exclusきo, se hh monop6lio por parte dos profissionais e/ou comissionados 

pelo Estado para este exerclcio,e vedado o uso da for9a para a popula9豆o em geral. A 

exist6ncia do corpo policial tem "efeito sanfona", extendendo-se em tempos de 

corrc'Wso social e/ou excesso de delinqu6ncia, ou mantendo-se em contingentes mais 

conservadores, em tempos de administra9豆o cotidiana do controle apenas. A separa9o 

dos operadores do monop6lio da for9a para o interior da sociedade, leva a estas mesmas 
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pessoas a se distanciarem do mundo social, tornando-se de h自  pouco um agrupamento 

esp亡c そ zado, disciplinado e disciplinador （め  

Assim, o desenvolvimento da policia simultaneamente ao da gera95o da ordem 

capitthta industrial, Tth tambem geradora de ordem, numa rela95o dialtica q'ue 

acompanha um certo n血mero de desordens sociais (desobedi6ncias coletivas atrav6s de 

atos de violncia de massa) de conota9五o politica e desagregadora do sistema de classes 

O professor Jos6 Vicente nos trz um exemplo brasileiro, feito pela professora da USP 

Hekis'a R.Fernandes28 (1974), a respeito das fun96es de Estado e modus openmdi 

central da extinta For9a Pdblica do Estado de S豆o Paulo (policia militarizada), que tendo 

que gerar a manuten9豆o da ordem integradora entre classes atrav6s de for9a repressiva, 

tem na imposi9えo da pr6pria estrutura de classes, o fator explicativo de seu 

ap亡lfe号oamento institiicional侭 Fernandes, cipud Tavares, pl60) 

O exemplo dado pela professora da USP equivalia ao emprego da polcia na ordem 

uTaTit,-rndustrial na cidnde de S5o Paulo das tres primeiras decadas do seculo XX, mas 

se fizermos uma analogia com a policia brasileira, dos dias de hoje, as caractersticas 

bsicas seguem mantidas. Segundo Tavares a organiza9豆o policial vai se constituir a 

partir de tr6s posi96es: o exercicio da viol6ncia legitima, a constru9do do consenso e do 

exerdro de praticas de excesso de poder, cuja ess6ncia por parte da policia, ピ  a 

modalidade de viol6ncia ilegtima, ilegal 

Conforme vimos no subcapitulo anterior, Pinheiro & O'Donnell (2000) classificam a 

esta Mima modalidade de "violncia sem lei, a 山scrimina95o e a falta de acesso 合  
justi9a". Podemos fazer uma compara9do razo自vel, ao substituirmos a id6ia de 

"discrimina9ao" pelo policiamento ostensivo como tropa de ocupa9豆o, for9a 

militarizada de controle interno, conforme nos dd o exemplo a professora R. Fernandes 

Assirrr, o controle do operariado fabril das primeiras decadas do seculo XX se v hoje 

substituldo pelo controle social direto sobre grandes camadas que estえo em condi9うes de 

nao-ingresso ou ingresso parcial na sociedade de consumo brasileira. Exemplos claros 

deste controle direto s五o os massacres realizados em regime democrtico tais como, dos 

こ8 Trata-se de trabalho de disserta9do de mestrado apresentado pela professora em dezembro de 1972一  
tem3o -..cwo orientador ao professor Luiz Carlos Bresser Pereira. A autorad五  ]ha de Florestan Fernaides, 
e teve seu livro editado em 1974. corn o titulo de Politica e Seguran9a, edi9o conjunta pela Alfa-6mega e 
o Departamento de Sociologia da USP. 
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prisioneiros do Complexo do Carandiru (Sao Paulo, 1992), dos moradores da Favela de 

\Tig&it, Geral (Rio de 3aneiro, 1993), dos menores de rua da igr可a da Candelria (Rio 

de Janeiro 1993) e dos agricultores sem-terra em Corumbiara (Rond6nia, 1995) e 

Eldorado dos Carajs (Parh, 1996). Nestes exemplos diretos, o nvel repressivo aumenta 

de acordo com a necessidade de controle direto para manuten9ao da ordem social 

Embora em exemplo extremado, estes massacres evidenciam um monop6lio do uso da 

foiりa, tpico e "naturalizado" em toda e qualquer teoria de policia. Oかamos por usar 

tamb6m de exemplo clssico, exposto pelo professor de Estudos Estratgicos da UFRJ, 

Domicio Proen9a Jr. (2002). Segundo este, a policia 6 distinta de um corpo de tropa 

qualquer, que exerce sem restri95o o controle do territ6rio ou da popula9豆o. A id6ia de 

policia s う  faz sentido quando referida a um enquadramento sob um manto legal, 

reg,ulat6rio e coercitivo do Estado sob a Lei, ou seja, o Estado de Direito (Proen9a Jr., 

p.33). Mas, a policia n5o tem fun95o na aplica9豆o de um conjunto de leis, e sim na 

atua9ao da coer95o emergencial, atuando sobre o momento. O Poder de Policia 

poitcrftt, se manifesta ria imposic5o de obediencia a uma solu95o transit6ria, imediata e  

expediente produzida por ela mesma (p.34,. obs. grifo nosso). A relevancia do uso da 

for9a se dh porque este o rg豆o u nico no conjunto das institui9うes estatais, ao aplicar seu 

Poder de Policia, nao tolera nem pode admitir forma alguma de resistencia, retardo, 

emenda ou oposi9do (iaり.り  O mandato autorizativo para a Policia d o do uso da fora no 

Estado de Direito. 

Mesmo neste ordenamento de conceitos mais gerais, restam questionamentos de fundo, 

que confirmaremos suas possibilidades no capitulo referente ao mothis operand! da PF 

na atualidade. Um exemplo 6 aquilo que Domicio Proen9a chama em seu artigo de 

"id6ia de policia", isto6 , o tipo de conflito e aplica9えo da lei onde os cidad5os nao se 

entendem, n5o aceitam proceder no recurso a Justi9a e "chamam a policia" para resolver 

o casci知 34). Esta "idia de policia", tori-ia-se um fator preeminente na preserva9o tIa 

ordem publica numa sociedade (hi). Em contraparte, uma vez que esta "id6ia" se veja 

deslegitimada, trata-se de uma d丘vida em como se preservaria a ordem social? Uma 

outra d自vida basica,6 se estas defini96es gen6ricas nao sきo limitadas, por 
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necessariamente se vincularem a regimes de direito, e n豆o de exce95o e/ou de for9a de 

fat或torn ou sem bases legais)29 

Por outro lado, n豆o nos parece razovel renegar a importncia da medida da base legal 

parao thncionamento da policia e o prprio ordenamento social. Qualquer que seja o 

regjmeっ  este sempre cria uma base legal, nem que seja apenas como complemento ou 

resposta politica a acusa96es de abuso ou termos do g6nero. Todo regime mantem uma 

base de legalidade, seja de aparncia ou ftincional. Assim, sempre hh um nivel juridico 

(s t'i亡 nado ao politico,6 verdadの ao qual se pode recorrer at6 certo n'vel de 

problema ou contradi戸o enfrentada. A partir de um determinado limite, ai sim o 

poltico 6 absolutamente determinante, e muitos dos casos, os nveis politicos e 

militares-repressivos se confundem. Mas, retomando a base de Teoria de Policia 

expUst.i de forma consistente e precisa, na andlise da base jurdica (aplicador de lei 

transitria no Estado de Direito) do Poder de Policia, exposto acima por Domicio 

Proen9a, assumimos este modelo terico de forma genrica. E, simultaneamente, 

somamos a modalidade policial brasileira as 3 caractersticas expostas anteriormente a 

parta t artigo de Ta'vaies (1997), exemplificadas abaixo de forma ampliada 

- exercicio de viol6ncia legtima (base legal e socialmente aceita, Poder de Policia, Id6ia 

de? t3tia); 

- constru9do de consenso em ordem social integradora de classes dominadas para com 

as regras das classes dominantes, auxiliares e as elites dirigentes de turno; 

- exercicio de abuso de poder, violncia ilegitima, exercicio de Poder de Policia sem 

limita es legais (Jogo Real delegado informalmente pelas elites dominantes e 

dirigentes brasileiras conforme observamos no subcapitulo anterior) 

Assumindo estas bases expostas acima como nossa op9豆o de modelo de Teoria de 

P olma,vtmos buscar a partir de agora a tipifica車o mais aproximada (a partir de texl卵  
da literatura corrente na a rea) do trabalho especfico da PF brasileira. Isto porque,. hoje 

existem no pals desde guardas municipais com caractersticas de defesa patrimonial mas 

com poder de policia de fato no ordenamento social do municipio; policias militares de 

こ9 Citamos o caso colombiano, apenas para constatar que uma base legal formal de vida republicana, ndo 
eiwぎyI iii"o de nada, te皿  iel.as vias do Estado, ie皿  tampouco pr parte de uma ou mais opoi&s 
annadas. A variavel base legal, n言o assegura nem legitimidade para a policia, e muito menos garantias 
individuais aos cidados. 
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ambito estadual e carter ostensivo (e que tamb6m s5o for9as auxiliares do Ex6rcito 

Brai面io, EB); policias civis de a mbito e就adual e supostamente de carter 

investigativo e judicidrio30; policia ostensiva de 合  mbito federal para o patrulhamento 

das rodovias brasileiras; policia ostensiva de a mbito federal (embora muito diminuta em 

sua capacidade) para o ordenamento das ferrovias brasileiras e a pr6pria PF, policia de 

ambito i'deral, civil, de carter judicidrio e investigativo31. Embora possa parecer muito 

profus&, o nmero de institui96es policiais no Brasil 6 razoavelmente baixo se 

comparado com os nmeros da Argentina (apenas como ex.) tanto ao nivel estadual (la 

sendo denominada de provincia) e federal (considerando que no pais vizinho as 

agitra policiais das FF AA operam ostensi'vamente dentro do pas32). Mas, mesmo 

havendo no pais um nmero relativamente baixo de policias, a PF tem atribui戸o 

especifica, caracteristicas pr6prias, papel constitucional, e trabalho de seguran9a de 

Estado e de governo33. Assim, vemos como necessdrio buscar definir melhor os marcos 

te6ricos onde se encontra a modalidade de policia que a PF executa 

Buscamos uma obra de refer6ncia para expor alguns conceitos que para n6s sdo centrais 

neste trtha1ho. Isto d as fun96es, atribui如es e F71O活is operailオ  bdsicos de ag6ncias 

centrais de repress五o e controle, quando aplicadas em sua modalidade de inteligncia 

Isto porque, em sua multifuncionalidade a servi9o do governo da Uni五o, a PF tem 

atribui96es tipicas de 6 rgaos de intelig6ncia. De acordo com o professor do 

Dep2ercarneiito de Ciene,ia Poltica da UFRGS, Marco Aur6lio Cepik, em sua tese de 

doutorado a respeito dos servi9os de inteligencia (Cepik, 2001), os recursos de 

intelig6ncia para manuten9えo de seguran9a interna: intelig6ncia de seguranca (obs. grifo 

nosso, Cepik, p.1 17) sきo a terceira (3a) matriz hist6rica dos servi9os de intelig6ncia 

30 0 questionamento vai al6m da ironia. Isto porque, qualquer pessoa que no seja leiga na d rea vai se 
pe 男」ita; & porque da pc!cia investigativa anthr caracterizada, cora coletes e viaturas identificadas'? 
Al6m disto, estar atrofiada de coipos de elite (tipo grupos tticos), que seriam tarefas a serem cumpridas 
pela policia ostensiva. Nos parece 6 bvio que assim n5o se investiga. Desafio portanto qualquer 
possibilidade operacional de aao investigativa operando com agentes caracterizados; tanto no campo 
operacional como todo e qualquer modelo te6rico de investigado nos parecem falsos se partindo de fora 
ostensiva e ndo discreta. 
31 Vale observar que estas tres policias de a mbito federal esto subordinadas ao Ministrio da Justi9a com 
status a'e Departamento. 
にNos referimos diretamente a Gendarrneria Nacional (subordinada ao Exdrcito Argentino) e Prefectura 
Naml 傘kjidinada a M2AiTfra J量gentina, eqivaltnte a Capitania dos Portos, mas com muito mais 
fun96es operacionais). 
33 ESS inis papdis sao noradamerne. fator de contiadi戸o na interna da institui戸o hoje 
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Esta 3a matriz, ou 3a vertente, prov6m das t6cnicas e recursos de vigil合ncia, infiltra95o, 

recrcAarrierito de informantes e intercepta瞬o de mensagens para a repress五o poltica d os 

grupos considerados subversivos (Cepik, p.117). Estas t6cnicas eram operadas por 

for9as especializadas, as organiza96es de intelig6ncia de seguran9a que praticavam o 

policiamento politico, surgidas na primeira metade do s6culo XIX (Cepik, p.11'7). Os 

alvos permanentes destas organiza9うes de inteligencia eram as a96es subversivas de 

republicanismo radical e correntes do movimento operhrio da 6 poca. Interessante de se 

notar que o policiamento de base "cientifica" e a profissionaliza9ao de seus agentes, 

expandiu-se tamb6m para as opera戸es sobre grupos de orienta9五o de base subversiva 

A primeira destas organiza96es permanentes de defesa do governo e do Estado tem 

origens no antigo impdrio Russo (para maiores aprofundamentos ver Cepik, p.118), 

sendo tambem constituida uma policia nacional por Napoleao Bonaparte. As opera96es 

contra estrangeiros em territ6rio interno s豆o fruto de enlaces destes6 rgaos com 6 rg豆os 

semelhantes de paises pr6ximos, isto na persegui9五o e vigilancia sobre exilados por 

su rs . Uma vez que rgらos da terceira 'vertente de inteligencia operavam fora do 

pais, na virada do s6culo XX ja havia consideravel super-posi9きo de fun96es, tanto de 

seguran9a interna como contra alvos estrangeiros (Cepik, p.1 19). Uma outra opera9o 

decorrente desta co-habita9豆o de mesmos espa9os 6 a vigilncia de 6 rgきos de seguran9a 

internos sobre ag6ncias estrangeiras que operam em seu pais, geralmente sob cobertura 

diplomtica e/ou na forma de adidos militares e comerciais. Assim, uma transforma9o 

bsica se sucedeu, de policias politicas internas, ou policias a servi9o de governos 

centrais, para agencias de seguran9a nacional com opera96es de contra-intelig6ncia e 

vigicma interna (Cepik, p.1 19). 0 professor Cepik tem o cuidado de mencionar que 

no hd nada parecido com modelos internacionalizados. Ou seja, a aplica9豆o de modelos 

para este tipo de 6 rg豆o se d自  na refer6ncia a uma determinada agencia jd 

institucionalizada (geralmente existente em um pals de capitalismo central) quando da 

cria o ou remodelamento de uma ag6ncia nacional de um determinado pais 

Uma observa9豆o importante, que vai de encontro a s atuais responsabilidades da PF 6 o 

vohtrrre crescente de opera96es de investiga96es que v豆o muito al6m da prpria 

investig戸9五o criminal. A partir da decada de 198O o combate a s organiza96es 

criminosas (crime organizado), trafico de drogas e armas, fraude financeira, evas豆o de 

divisas, crimes eletr6nicos e lavagem de dinheiro v6m ocupando cada vez maior espa9o 
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na agenda de seguran9a dos paises centrais (Cepik, 2001, p. 119, obs: com adendos 

nc・ssDめ e por consequmia, dos paises perifricos tamb6m. Se observa portanto, que o 

aumento de missうes e a multifuncionalidade de uma ag6ncia subordinada a um governo 

central, n豆o d exclusividade da PF. O que talvez a fa9a assemelhar-se mais a alguns 

6rg豆os (como o prprio Federal Bureau of investigation, FBI) do que a outros 

Serrrethari9a esta, por alguns fatores corno o emprego de pessoal civil, com nvel 

superior em sua maioria, essencialmente investigativa (afora um grupo ttico, o 

Comando de Opera96es Tticas, COT), e com alvos de investiga9五o de diferentes 

caracteristicas34 

Partindo do principio exposto no trabalho de Cepik, (apud Bailey, p.l2'7), de que cada 

caso n-ctcional6 貢  nico, este apresenta as varidveis de disponibilidade dos recursos dos 

Estados interessados em prover ordem interna, a competi9do interburocrtica por 

jurisdi9ao e compet6ncias atribuidas e a capacidade de um servi9o de inteligencia (obs 

nosso: neste caso de andlise, de seguran9a interna) de imposi95o de parametros para 

Tg1t1 3 n-nilares suboidrnados a diferentes governos para a configura9五o de um sistema 

nacional (Cepik, p. 133) 

O que podemos inferir de forma direta 6 que hoje o Brasil vive um momento de disputa 

de jciristh戸o (exemplo claro d entre a PF e o GS1 sobre o comando das aces de 

combate a entorpecentes, e o funcionamento da Secretaria Nacional Anti-Drogas, 

SENAD); que a disponibilidade de recursos do Estado esta muito aqu6m das atribui9うes 

da PF e este 6 rg豆o federal consegue centralidade nas miss6es de for9a-tarefa (modus 

Oprfexr:th jh tipico a paitT da d6cada de 199の com outros rgらos quando vinculadts a 

governos subnacionais. Muitas das opera96es de maior envergadura (conforme veremos 

no capitulo 3) no nivel federal, seguem as disputas de jurisdi9五o entre PF, ABIN e EB 

Algo que o professor Cepik coloca (p.127), a respeito da diferen9a dos servi9os surgidos 

ou desとrrvolvidos em pafses de regime democrtico com as burocracias desenvolvidas 

em palses com outra forma de regime, veremos exposto no capitulo 2, no prprio 

34 E interessante observar que estas modalidades de crime necessitam de uma grande sofisticaao tecnica, 
m戚』A !if と:ente da adnil血sな銀ふさくle uma rotina de delin<Ii罵ncia na modalidade de quadrilhas onにI」R くle 
quadrilhas. No Brasil, estas modalidades e seus operadores, na maioiia das vezes, esbarram em problemas 
de impunidade: mesmo porque urna parte considerivel das investiga6es termina por deparar-se com urna 
ou mais autoridades envolvidas nas ocorrncias; com distintos nveis de responsabilidade nas opera96es 
ilegais 
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desenvolvimento da PF a partir da politica de Abertura do regime militar e depois com a 

coTrsrJrILr車o democrtica知6s Constitui9ho de 1988) 

Nos parece interessante, fazendo referencia ao mesmo trabalho de excelencia do 

Pro伽sら鏡 Cepik, a坤ifica9らo de tr6s (3) idias bhsicas. A primeira que queremos expor 

6a de  inteligencia.  Diversas e complexas sこo as denomina96es desta id6ia-prtica, mas 

o que queremos definir aqui 6 que intelig6ncia diferencia-se da mera informa9豆o por sua 

capacidade explicativa e/ou preditiva. A combina9ao destas duas faces ou dimens6es 

flrndarrreritais (obs nosso: explicar e prever um acontecimento) traduz-se numa 

orgnizaao caracterlstica do processo de trabalho ai envolvido (Cepik, 2001, p.31) 

Explicar e prever n豆o sao, de acordo com o argumento exposto por Cepik, uma 

contradi95o. Mais, apesar de existir uma tens5o potencial entre as duas dimens6es do 

conetfto ie inteligencia( operaciona1 e analtica), Cepik afirma que a associa95o entre a 

atividade de inteligencia e os aspectos mais d speros da poltica est豆o necessariamente 

imbricados (igual ao anterior). Ou seja, nきo 6 por "maldade", por algo acidental ou 

esp丘rio, mas sim por estar involucrada a atividade politica de conflito (ou seja, a parte 

mais thpera dessa forma de /campj) e a atividade de nteligencia que tamb6m analisa e 

opera sobre o conflito 

Verifica-se tamb6m que, sendo a inteligencia uma atividade que lida com o estudo do 

"our3"にepik, p.32), os chamados servi9os de inteligEncia de seguran9a (obs. nossa: a 

3a vertente, onde se enquadra o atual trabalho da PF e tamb6m o da ABIN) t6m muitos 

alvos puramente domesticos, mas mesmo esses compartilham a condi9えo de "outro" 

(obs. nossa: "outros" seriam os alvos de investiga9豆o de intelig6ncia para manuten9o 

de trl&rn social interna aos olhos do arcabou9o constitucional e da ordem poltica 

constituida (Cepik, p.32). Isto torna, "naturalmente" (obs., as aspas s豆o nossas), a 

atividade de intelig6ncia de seguran9a nacional contra alvos internos bastante 

"nebulosa" (Cepik, p.33). Considerando o arcabou9o constitucional de um regime de 

dernocr&cia de Direito, a fronteira entre o abuso de poder e a iniciativa operaciく nal de  

vigilncia e antecipa車o (obs, grifo nosso, Huntington, 1975, p.284) torna-se muito 

tnue, e portanto, muito mais tensa. O mesmo n5o se pode dizer de um regime de 
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exce9do, quando em contraparte hd muitas mais condi96es operacionais, mas os 6 rg豆os 

gathncrri・  ama autonomia perigosa para seu controle futuro controle e desmantelamento.35 

Os limites da dissid6ncia legitima e a criminaliza95o, ou seja, a "nebulosidade", 

pelitr&reto-nos a reduriurieia, 誼o de fato muito obscuros. Segundo Cepik い SI), isto 

ocorre mesmo nas poliarquias mais iristitucionalizadas, que dirh em paises com 

institucionaliza9ao mais fr自gil. E na defini95o do "inimigo p丘blico", que as ag6ncias de 

seguran9a interna tem sua tipifica9豆o dos alvos permanentes e temporrios (obs, nossa 

lerrrbr&rrdo aqui a diferena entre seguran9a de Estado e de governo, sendo este 丘  ltimo 

tem9orrio). Tanto a defini9豆o entre os dissidentes autorizados e aqueles que n5o podem 

constituir-se como op9豆o politica real 6 "nebulosa", como assim o 6 a confus豆o entre 

ag6ncias e concorr6ncia entre as mesmas para a coleta de informa96es no interior do 

pr&prit pas (Cepik, p. 8 5, exemplificando um nvel de coleta compartilhado entre o FBI 

e a DEA) No nosso caso contemporaneo, vemos isto na disputa de prerrogativas nas 

opera戸es entre a ABIN e a PF, j自  tantas vezes citado. 

Esta disputa entre jurisdi9豆o da PF e da ABIN (especialmente nas atividades de 

intdig&rcia de seguran9a), reflete algo bastante corrente no convvio entre diferentes 

6rgos de inteligencia de um mesmo Estado. O fato de uma policia a servi9o de um 

governo central ter um setor de intelig6ncia que opere sobre a seguran9a nacional, os 

aproxima em termos de alvos, mas as culturas organizacionais de uma policia e um 

sercit-c 'o bem distintasにepik, pl5の Supostamente, o produto de uma investiga らo 

criminal 6 a coleta de provas e a produ9豆o de um inquerito (obs nossa, o Inqu6rito 

Policial, IPL,e severamente combatido hoje por v自rios operadores policiais e do 

Direito) a ser levado a Justi9a; enquanto que o produto de uma investiga9豆o de 

inteiig血rcia 6 um relatrio reservado que pode gerar ou nao outros tipos de opera頭o 

(Cepikっ  pA 55). Vemos que estas fronteiras e divisas sao muito tenues, retomando a 

id6ia basica de "nebulosidade" da atividade de inteligencia de seguran9a interna. A 

origem dos servi9os de inteligencia de seguran9a, a 3a vertente, estarem nas opera95es 

35 Embora existam obras de maior rigor academico, os 3 livros de Elio Gaspari atd agora editados (de unia 
sen, 4 象 caracterizam bem o que este jornalista chama de'" a tigrada"". Estes, sきo os militares e 
operadores de inteligencia de seguran9a interna que operavam a servi9o do regime militar, e muitas vezes, 
em oposico aos mesmos mandatIrios da ditadura. Ver Gaspari, 2002 a, 2002 b e 2003). 
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contra dissid6ncias politicas e possveis inimigos do Estado no inicio do s6culo XIX, 

r1 ひ・mやedelll o conflito at hoje presentず6 

Al6m do tema dos alvos (quais e que tipo de opera96es costumam ser levadas a cabo por 

quth加t de6 rgえo policial), a atividade bhsica de rotina de um rg5o do印o da ?l も  a 

prtica policial civil em si, ou seja, o trabalho investigativo. Das distintas formas de 

investiga9豆o,6 a investiga95o criminal a praticada por uma policia a servi9o de um 

governo central. Tomamos como refer6ncia para este debate uma coletnea de artigos e 

estcdos escritos por especialistas estadunidenses (Cordner, Gaines & Kappeler, I 996J3' 

da rea de policia. Uma ressalva,6 o fato do livro tratar das unidades de policia 

subnacionais, na maioria dos casos, departamentos de policia de municipios ou 

condados (obs. nossa: esta divisao geogrdfica n五o existe correspondente no Brasil), 

muito pciucos departamentos estaduais e apenas cita96es das agncias federais dos EUA 

Mas, sempre podendo realizar inferencias e compara96es, tal material que 6 frtil de 

exemplos e dados de pesquisa, nos permite avan9ar no estudo 

A primeira evid6ncia no estudo das investiga9うes criminais 6 o fato de a maioria dos 

espccithstas acad6micos saber com precisまo muito menos do que se supうe saber (C, G 

& K. p・.l57). Em um primeiro estudo sistemtico realizado no ano de 1975 pela Rand 

Corporation (www.rand.org, organiza9豆o dos EUA especializada em pesquisa e 

consuhoria estratdgica), pesquisadores observaram que um mtodo investigativo 

vigtio'so e met6dico eia aplicado de forma apenas minoritria. Na maioria dos casos, o 

testemunho da vtima, a presen9a de informantes e a barganha judicial era o mtodo 

mais empregado (C, G & K, p.1 58). 0 percentual m6dio de solu96es de crimes atrav6s 

de m6todo investigativo variava, mas o pessoal investigativo oscilava entre 10 a 20% do 

totai dos profissionais dos departamentos.38 O que sim se observa d que a presena e 

id6ia mitica dos detetives, do trabalho de investiga95o,6 muito mais presente atravds da 

36 E interessante notar numa das entrevistas do anexo I (com o agente Francisco Garisto) como o que nos 
aw, !.97,Q era visto corn diferente, as operaes de segurana interna X opera6es policiais, boje 
novamente se confundem os niveis. O trabalho de inteligencia aponta para novos alvos e operadores. onde 
se mesclam o interesse nacional e a defesa de interesses de classe. uma vez que a sofistica叫o do crime 
aproxima seus operadores, por exemplo, das dire9es do sistema fnanceiro nacional 
37 Trata-se de 3 ,rofessores da rea de estudos criminais lotados na Eastern Kentucky Univesnty (t.1U) 
38 Ouando observarmos o conte丘do das entrevistas no anexo I, veremos que segundo algumas 
informa 6es, o pessoal essencialmente operacional da PF6 minoritrio. O detalhe em rela9ao comparada 
com um departamento de polcia dos EUA 6 que o segundo tamb'm tem fun9do de pollclamento 
ostensivo, enquanto a PF seria, em tese, quase que puramente investigativa e operacional 
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midia do que necessariamente do cotidiano real de um 6 rgao de policia. Efetivamente, 

no t-aso itesta pesquisa clssica da Rand Corp, apenas lo%da rotina policial 6 ocupada 

por habilidades investigativas, infiltra96es ou a96es especiais (Chaiken, Greenwood & 

Petersilia, in C, G & K, p.165). Apenas em casos de homicidio, roubo e fraude 

comercial, o trabalho investigativo 6 de fato um diferencial no produto final do 

preces-se. A contrapartida d que a presen9a de testemunhas, informantes e a priso em 

flagrante atravs de patrulhas ostensivas contribuem mais para o encarceramento de 

criminosos (Id). Lembramos que esta pesquisa aborda departamentos de policia que t6m 

setores de investiga9豆o e patrulha ostensiva sob a mesma dire95o. Outro 6 rgo dos 

EUt, tomo por exemplo o FBI, a servi9o do governo central,6 puramente 

inve就珍ativo. 

A rotina investigativa em si, tem duas formas de funcionamento bdsico. Uma 6 reativa, 

atra元s da demanda de algum caso ou ocorrncia, ap6s o cometimento de crime ou 

levantamento de uma suspeita (Chaiken, Greenwood & Petersilia, in C, G & K, pA 76) 

Ja a ttica de antecipa9ao,6 a que aplica a investiga9五o proativa (Chaiken, Greenwood 

& Petersilia, p.1 76). Para trabalhar esta segunda modalidade, os agentes tem de ser 

doThios d e autonomia ttica, maior iniciativa e vasos capilares comunicantes com os 

meios onde se investiga. Isto significa, concretamente, alvos permanentes ou semi- 

permanentes, infiltra96es e informantes. Onde e quando ira ocorrer um crimea algo que 

pode ser antecipado, mas investigar ap6s a ocorrencia 6 tamb6m uma falha de 

antecipa戸o. Assim, a investiga9do proativa d um trabalho de vigilncia prolongada, o 

que im9lica em distintos arranjos, onde o nivel juridico-policial, muitas vezes6 

subordinado ao econ6mico e o poltico, "congelando" e "descongelando", 

"engavetando" ou n豆o determinadas investiga9うes mais delicadas39 

A pesquisa aplicada pelos tr6s autores deste artigo citado, aponta que o trabalho 

proth't, constituindo-se em equipes de fora tdtica, levaram estes pesquisadores a 

concluir que tal modalidade pode ser bastante produtiva. Dois fatores essenciais s乞o a 

motiva95o do pessoal e a inova9ao investigativa, inovando-a tecnicamente (Chaiken, 

Greenwood & Petersilia, p.1 83). A motiva9豆o organizacional 6 intrinsecamente ligada a 

39 Um exemplo contemporneo e cldssico, que alias j言  citamos na Introdu9ao do trabalho. e a investiga9きo 
sobie tstnJp戸o no judidno de Sao Paulo, somando-se aos enlaces entre juizes. agentes e de]ega&s da 
PF; chamada de Opera9ao Anaconda. Tais investiga96es e nveis de vigilncia progressivos, iniciaram no 
ano de 1998. s6 vindo a tona no final de 2003. 
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capacidade de fornecer meios propicios e gerar equipes com autonomia ttica dentro de 

urn ngo policial. Um choque costumeiro se dh entre a rotina burocrtica, a produ車o 

de relat6rios e inqu6ritos policiais, a presta9五o de contas para autoridades constituidas e 

a opinio publica, e a prpria iniciativa de equipes de agentes investigadores40 

No caso dos EUA, uma das recomenda9うes feita pelos pesquisadores ao final de sua 

pegcrtha ビ  a realoca戸o de recursos, retirando-os parcialmente das investiga戸es 

reativas para as proativas (Chaiken, Greenwood & Petersilia, p.1 85). Mas, estes autores 

fazem uma observa9えo contundente quanto a mera realoca9きo de recursos. Ao contrrio, 

eles sugerem que a realoca9豆o, ou mesmo o corte de recursos atrav6s de racionaliza95o 

da mh qctha vai baixaT o iei'idimento dos departamentos de policia. Apontam sim, que os 

governos devem encarar o trabalho policial a partir de um jogo de soma varidvel, onde 

maior aloca95o de recursos e realoca9ao destes para investiga96es proativas, a exemplo 

citado por eles do que ocorre com o FBI a partir de 1975 (reforma p6s-Era Hoover), 

aumenta o numero de processados e os dados absolutos. A isto deve ser somado urna 

boa politica de rela96es pblicas divulgando a produ9乞o e eficiencia do departamento e 

assim justificando com os contribuintes o aumento dos recursos. 

Ao menos no caso dos EUA, a figura e o trabalho do detetive, do investigador, ocupa 

urn p'cp&i proeminente no universo policial田ck, in C, G&K, p.213). Papel este que 

aumentado pelo alcance popular e miditico, sistematicamente sendo reforada a 

tenacidade e perspiccia de seu trabalho, muitas das vezes retratado como atuando 

acima da margem legal e de forma insubordinada aos seus comandantes e as normas 

btrorthco-administrativas que estes aplicam伍ck, p.2 I3). Em um grau de compara頭o 

ampliado., observamos nos depoimentos tomados a agentes da PF, uma impresso 

semelhante de seu trabalho, e a alegada incapacidade que profissionais em ftin95es de 

delegados tem de os comandar. O saber adquirido no mundo 'cinza" do trabalho de 

campo e a tenacidade para ir alem das mh condi96es de trabalho e cumprir seu papel 

constitucional sao temas reiteradamente repetidos. A proposta da Lei Orgnica (a ser 

4O Uma tensdo permanente que vamos verificar na entrevista com Francisco Garisto. no anexo I. d o fato 
de amコ  a&' antecipar custos de viagem. As diiias s富o pa,gas pelos agentes. que depois tero de prestar 
contas para serem restituIdos dos valores. Isto, por vezes, inclui os gastos de passagens com aviao. Uma 
vez aue a PF ftmnciona em sistema colegiado, com constante deslocamento para miss6es especiais de 
agentes lotados em diferentes Superintendencias-Regionais (SRs), os gastos com diarias sao uma tenso 
permanente entre as iniciativas de investiga9do e o dia-dia burocrtico. 
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observada no capitulo 3) e da carreira 丘  nica viria como id6ia para superar esta 

COTItTa1的らo dentro do Depaxtamento de Polcia Federal. 

Em ftin9豆o destas rivalidades corporativas e insubordina96es de agentes para delegados 

(ou, p'oi outro ingulo, de abuso de poder de delegados para com os agenteり,que o 

gerenciamento do trabalho investigativo 6 uma a rea delicada. Na pesquisa de Eck 

(pp.218-219, dentro do livro de C,G & K, 1996)6 considerada alta prioridade para as 

hierarquias policiais entrevistadas e seus respectivos departamentos. Por infer6ncia 

l6gka, acreditamos suceder o mesmo no caso brasileiro da PF. 

Em outra parte da mesma pesquisa, o autor Eck aponta algo j seguidas vezes repetido e 

deirrddo por Luis Eduardo Soares (Soares, 2000) que 6 o fato do trabalho policial 

investigp.tivo ser antes que nada proativo. Um gerenciamento de dados (atravs de 

programas de geoprocessamento e observando padr6es de ocorr6ncias policiais), a 

identifica9五o o quanto antes de criminosos de carreira (suas modalidades e 

remtid'ricias) e investiga らes pr6-orientadas contra alvos de certa forma estveis. Esta 

modalidade de investiga95o deve ser feita por uma equipe e apontando como alvo 

algum padr豆o ou tipo de crime. O autor aponta 4 etapas para esta forma de investiga9o 

defini9ao do problema e sele9えo do alvo; planejamento estrat6gico do trabalho; 

corrda o do trabalho investigativo e a avalia戸o da performance da equipe (p.219). 0 

interessante 6 que o autor tambm recomenda que esta modalidade investigativa deve 

ser sempre temporaria, atenuando um problema ou uma ocorrencia reiterada 

Nunca 6 demais comparar estes procedimentos e recomenda9うes com nossa pr6pria 

reahiade. Se observarmos o caso da chamada Opera9豆o Anaconda (que alis ja citamos 

neste trabalho), esta se iniciou em 1988, mas n五o com a envergadura de uma opera9o 

Foi sendo "gerenciado" (atrav6s de manipula9豆o de informa96es privilegiadas, sendo ou 

n豆o para uso de chantagem politica ou econ6mica contra as pessoas alvo) ao longo de 

mais d urna d6cada e por raz6es nao divulgadas, vm a tona ao final de 2003. Uma 

interfer6ncia, possivelmente do Palacio do Planalto, da Presid6ncia, pressionando a 

dire9ao da PF e seu D-G Paulo Lacerda para acelerar a produ9ao de provas e conseguir 
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flagrantes que pudessem tornar-se fatos politicos na "queda de bra9o" entre o 

Exetc&r'o, o Judicirio e a tentativa de controle do MP4' 

Ao operar o controle de uma investiga95o com alvo prd-determinado por um longo 

peri武Lt, cria-se uma 3 itua9豆o reladonal entre investigados e investigadores E, 

aumenta-se assim a probabilidade de negociar dela9うes, informa96es, parcelas de 

apreens6es de flagrantes em troca de imunidades totais, parciais e redu96es de senten9a 

Isto6 , falando de uma forma gen6rica. Se, o caso transcende a m6dia da rotina policial, 

corno thds sえo os casos geralmente investigados pela PF, a moeda de troca e o controle 

sobre os alvos passa a ser poltico. Assim, de um caso policial passa-se para um fato 

politico (no capitulo 3 expomos esta nova dimens豆o do IPL com cobertura da midia), 

que pode ser explorado ou n5o tanto pela midia, como pela oposi95o mas geralmente o 

6, T1t t-at da PF, pelo夢rerrio de turno na Pie誠dencia da Repblica. I就o s6 comprova 

a contradi9豆o permanente entre a atribui9五o constitucional de fazer a seguran9a de 

Estado X policia de governo, obedecendo aos mandatarios eleitos a cada 4 anos (obs 

grifo nosso) 

Retornando a dificil tarefa de teorizar e estudar a respeito das possibilidades de 

gererrcrmento de condcrtas e procedimentos do trabalho investigativo, o tema restante 

o mais delicado e onde se encontra um departamento de policia a servi9o do governo 

central com suas raizes de agencia de seguran9a que promove a espionagem interna 

Obviamente estamos nos referindo a s chamadas undercover operations, facilmente 

tracizr&t para o portugnミs como operaゆes de inf批ra9五o. Como o artigo includo no 

livro de C,G & K para n6s 6 considerado de excelencia, optamos por fazer referencia 

completa a Miller (in C, G & K 1996, pp. 22 1-240) 

4 ' Para esta hip6tese dos porques de a Opera 豆o Anaconda ser lan9ada neste momento, consideramos 
fuil wrnra) ver os argumentos e as evidncias colidas pelo rep6rter Cldudio Jilio Tognolli (ver Tognolli, 
janeiro de 2004). Interessante 6 observar como a posi9ao do jogador altera tamb6m seu posicionamento 
politico. Quando era deputado federal na oposi9ao o hoje ministro-chefe da Casa Civil Jos6 Dirceu (PT- 
SP) declarava-se terminantemente contra qualquer Projeto de Emenda Constitucional que tutelasse de 
alguma forma o trabalho do MP. Uma vez no governo, o mesmo politico altera seu posicionamento. 
"chamando a aten9ao para que o MP tenha alguma forma de controle". Ou seja. torna-se favorvel a 
chamada Lei da Morda9a・  na qual um promotor s6 poderia se pronunciar publicamente ap6s conseguir 
uma ou mais provas contundentes. Considerando que o MP vive de denncias, nao tem fora-tarefa h sua 
disposi9ao (salvo raras exce96es como 6 o caso do Grupo de Combate ao Crime Organizado. GAECO, do 
MP 記  ncra2 de Sさo Paulのe portanto nao pode ir a campo investigar isto tornaria impossivel otzabalho 
agressivo que o Ministdrio P自blico vem desenvolvendo desde a proclama9ao da Constitui9ao de 1988 
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Primeiramente, 6 preciso reconhecer uma diferen9a comparativa. Na maioria dos 

depthimentos de polcia dos EUA, este tTabalho 6 minoritrio dentro do trabalho 

investiativo, que jd 6 algo da elite do pessoal da policia (Miller, p.221). As op9うes de 

trabalho, com base legal, de um departamento de policia sao: vigilncia, escutaa 

distancia ou escondida, recrutamento de informantes e espionagem, chamada na giria 

policial por infiltra戸o (Miller, p.22 1). Este autor caracteriza duas formas: pouca- 

cobertura ou muita-cobertura. A varidvel 6 o quanto da vida privada e do cotidiano dos 

agentes, ou do agente singular operando sozinho em campo hostil,6 imbricado, 

alterando-o em fun9ao do trabalho 

A rotina da infiltra95o com pouca-cobertura nao implica em mergulho dentro do 

coidiarro de, por exemplo, uma organiza戸o criminosa. Assim, o dia-dia 6 cumprido 

reg,ularmente, contando o investigador antes que nada com transito entre os contatos da 

sua est6ria-cobertura e o amplo uso de informantes (Miller, p.222). A infiltra9ao com 

cobertura profunda, muita-cobertura, implica que o agente abra de m5o de sua vida 

pfrcaca, 'ienha toda a s'cia rotina alterada, conte com documenta9豆o falsa e altere seus 

registros oficiais. Permite ao departamento ou a ag6ncia atingir niveis de conhecimento 

sobre o alvo muito maiores do que teria a partir de vigilancia externa. Em contrapartida, 

o nivel de risco de vida sobre o agente 6 muitas vezes maior 

No geral, haveriam duas grandes formas de executar tanto a pouca-cobertura como a 

opentio de cobertura profunda. Uma destas 6 tipica de agentes de inteligencia, com 

opera うes prolongadas e cuja missきo ltima 6 o fornecimento de informa96es a respeito 

de uma determinada organiza車o criminosa (obs. isto 6 apenas um exemplo de alvo, 

nem de longe 6 algo parecido com alvo padrao). A outra forma de executar os trabalhos 

de irrfikra戸o e para conseguir a produ9do de provas e a partir dai gerar um caso legal, 

que termine com condena9ao de seus mandantes, apreensえo de bens e desmantelamento 

da rede ilegal, incluindo sua base econ6mica. (Miller, pp.223-224). As opera96es para 

gerar casos legais podem durar meses ou anos, e as opera9うes de infiltra95o para 

espitrrrdgem n豆o tem prazo previsivel, uma vez que a e叩ionagem e uma fo丁ma de 

guerra prolongada. Ou seja, enquanto existir e operar o outro, e este for visto como 

inimigo (real ou potencial) e assim classificado como alvo, havendo recursos (materiais 

e humanos) e vontade politica, havera a opera9ao de infiltra95o 
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Uma opera9えo de espionagem contra organiza9ao criminosa de narcotrafico que temos 

re%ati, consta na entrevista do presidente da FENAPEF, Francisco Carlos Gari耐2, 

sua primeira grande miss五o designada, ainda na d6cada de 1970 (opera 9豆o iniciada no 

ano de 1977), como agente de Policia Federal (apf). Tal opera9豆o durou mais de 2 anos, 

estando o agente transitando entre S五o Paulo, Mato Grosso e a Bolivia. Altero.i toda a 

sua i-icirra, abriu empresa com nome falso e circulou com desenvoltura entre urn dos 

cartdis poderosos na d poca, que operava a partir da Bolivia, e cuja organiza o 

criminosa participou ativamente na prepara車o do golpe de Estado que levaria Garcia 

Meza ao poder em 1980. Segundo este mesmo apf, sua saida da missえo foi um relat6rio 

envra&i por ele para Braslia, acusando generais bolivianos que estavam comandando 

manobras de opera96es anti-drogas junto do EB, de serem participantes deste cartel 

investigado por Garisto. A prerrogativa do regime militar na 6 poca de vetar a 

participa9o da PF nesta investiga9豆o binacional falou mais alto. O mesmo podemos 

afirmar, comparando corn a atualidade, quando o Executivo interfere a partir do D-G da 

PF e veta ou manda aprofundar este ou aquele trabalho investigativo 

Retornando a este artigo que tomamos como refer6ncia, o autor (Miller, 1996, pp.225- 

236) -rios coloca como am ciclo a ser cumprido no trabalho de infiltra95o, sendo 

necessrio considerar os seguintes passos 

Sele9きo de pessoal, desde a academia 

Treinamento especial para o agente 

Super'c丁sえo do agente intltrado (incluindo af o seu controlador coinpartimentadの  

AvaIia.o permanente do nivel de risco43 

Envolvimento do agente, tenta96es oferecidas pela dupla-fun95o e possibilidades de 

corrup 9ao44 

Prepara車o da saida do caso (retomando a vida cotidiana, ou assumindo uma terceira 

idezさ良」屈e e documenta戸.り  

4こ Ver entrevista de Garisto (2000), para a revista mensal Caros Amigos, quando o sindicalista e apf foi 
caz9氏、》くecJo de comunicaco. 
’一’Isto e algo que qualquer trabalho acadeimco, ao nosso ver, tem d e levar em conta. U tator risco e algo 
permanente neste tipo de atividade, o risco fisico, de perda da vida,6 inerente a esta rotina e tem de ser 
tomado como um fator essencial. O risco condiciona o cotidiano do profissional, altera sua conduta e 
permanentemente relativiza vrios procedimentos se estes n言o tem funcionalidade. 
44 Neste caso, a figura do agente duplo pode vir a se dar, sendo o agente policial "virado、一  pela 
organzia9ao-alvo a quem ele/ela estava designado para operar em contra desde dentro. 
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Se estes cuidados de ordem operacional sao centrais, tamb6m s乞o os de ordem legal e 

b-txwuthca. Uma discusso permanente e o grau de autonomia ttica que o agente pode 

ter 9 uando infiltrado. A outra 6 o tipo de controle sobre ele/ela exercido. Se o 

controlador deve ser tamb6m compartimentado, e o quanto circular. de informa9ao a 

partir deste controlador, subindo at6 seus superiores, e se isto pode ou nえo aumentar o 

riscc cki investigador-espiao. Os fatores acima est言o no campo da possibilidade e 

avalia 豆o; sendo que algo mais concreto d : o trabalho de infiltra9五o muitas vezes se 

inicia sem a devida base legal e regularmente v-se tentado a ultrapassar diversos 

impeditivos constitucionais (Miller, p.23'7). Em geral a criatividade e a agilidade do 

agerfte も  rversamerite proporcional え  s possibilidades que sho oferecidas com base no 

amparo le3al necessrio~ Quando ha problemas no campo do direito que embasa a vida 

no regime democrtico, este tipo de opera9豆o interna 6 profundamente questionada 

Internamente, quando os resultados s五o positivos (e segundo o autor costumam ser), as 

oper'a 庁ピs so entusiasticamente favorecidas e os 6 rgdos tendem a produzir novas e 

mais criativas formas de infiltra車o e espionagem (Miller, p.238). Vemos portanto que 

h uma varivel Legal X uma outra de Efici6ncia Operacional. Quanto mais gil, menos 

legalizada e vice-versa 

E irresistivel falar de agilidade e n乞o deixar de pensar nas dirias que os apfs pagam de 

seu pr6prio salrio para depois se verem reembolsados (ou n5o, como muitas vezes 

0c心銭◇・ A agilidade 弾cporcionada pelく・豆sterna colegiadく〕,onde ha cく iistante 

intercmbio de agentes, assim mantendo a infiltra9ao local (mesmo de pura-cobertura), 

trazendo apfs para opera戸es tticas de outros estados da Uniao,6 impedida pelo mesmo 

6rg豆o que a gerou a partir da falta de infra-estrutura material e recursos financeiros. Em 

corrtrpirte, quando ocorrem opera96es de base ilegal ou mesmo de base legal mas com 

orientac,6es politicas de governo, como o estouro da empresa Lunus (Sao Luis, MA, 

2002, na corrrida pr6-eleitoral); as escutas telefnicas (ilegais) realizadas no municipio 

de Santo Andr6 tendo como alvo a administra95o petista (na "esteira" do prefeito 

assss rrao Celso DanieV ou a acelera瞬o das provas da Opera95o Anaconda, a 

"curiosamente" ha recursos e o Orgao providencia tudo o que 6 necessario (verba para 

deslocamento, estrutura e equipamento para campanas prolongadas, cobertura ttica 

para qualquer problema maior, etc.). 
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Uma conclus5o de l6gica politica que podemos ter sobre a rotina da infiltra9きo,d que 

um dese ccs fatores-chave para a seguran9a interna 6 o controle sobre o agente infiltrado 

e tambdm sobre a produ戸o de provas. Assim, por l6gica, se ha um controlador 

compartimentado, sem respeitar muito as barreiras politicas (exercidas pelos atores 

politicos com poderes de veto, veto players)45, mais produ9えo de provas podem ser 

obtidas mas com menos controle de conteudo e destino. O inverso tambdm vale, sendo 

que 智占！己皿dく〕 os con故く・',.4oces estao vinculaくIく・s aos veto Pl4yers （刈a por intere,se, 

obedi6ncia ou qualquer outro tipo de vinculo), maiores s五o as chances de se produzirem 

fatos politicos, mas ao mesmo tempo menor sera a autonomia ttica do operador que 

estd em campo e de sua equipe de cobertura e controle. 

Al6m do trabalho de infiltra9五o, antes de entrarmos na discuss豆o de como e o que 

sigiifiiit-a t gerenciamento e a administra瞬o do trabalho policial, hh um debate de ordem 

aparentemente "t6cnica" que, no caso da PF brasileira, tem profundas implica96es nas 

polticas do 6 rg豆o. Trata-se da capacita9きo cientifico-tecnol6gica, a capacidade de fazer 

trabalho de pericia e partir do pressuposto de que a "pericia produz a prova". Na 

coktfrrea de referncia que estamos adotando, um 丘  ltimo artigo que agora citamosピ  de 

Cordner & Gaines (1996), a respeito de inova96es e moderniza9うes no trabalho de 

investiga9豆o criminal. Portanto, o receituario normativo deste artigo, s6 pode ser 

admitido uma vez que se parta do pressuposto que se quer aumentar a eficiencia 

inetcrgtLrva de um determinado 6 rg5o (o que segundo verificamos na pesquisa para 

este trabalho, n乞o tem necessariamente correla9豆o com a realidade) 

No universo de t6cnicas de moderniza9豆o investigativa, todas as recomenda96es de 

gerern'thrnento e t6cnica jdforam aqui apresentadas (o gerenciamento de investiga戸es e 

as investiga96es com alvo pr6-determinado). A u ltima parte do receitu自rio aponta para a 

generaliza95o de duas t6cnicas basicas: a automatiza9えo do ato de conferir as 

impress6es digitais e o teste de DNA (Cordner & Gaines pp. 244-251). Ambas, somadas 

com' &tritas de recorfriecimento da ris, dentre outras, podem ser qualificada como 

aumento da capacidade t6cnico-cientifica da pericia a servi9o da produ9ao de provas 

para a policia e/ou, na atividade de inteligencia de seguran9a 

45 一一一一一  一一・ 	一一  LOillO seria no caso aa A naconaa o mrnisno iose L)lrCeu. 
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Se admitirmos que ao menos em tese, a atividade policial investigativa necessita do 

aurnrtw La produ瞬od e provas, e que esta 6 atividade-fim 立  ltima de um processo 

investigativo (a prova como arma judicial, para levar え  juizo os infratores), ent豆o vemos 

que de fato, a estrutura da PF estd bem longe de exercer esta atividade. No campo da 

classifica9豆o, se o ramo investigativo e de intelig6ncia 6 o fundamental, tendo que 

corrtar necessariamente com retaguarda e apoio de percia, entdo tanto a cultura jurdica 

que abunda no meio policial (como a exigncia de ser bacharel de direito para tomar-se 

delegado de policia) como a existencia de grupos tticos-operacionais (neste caso, 

tamb6m abundantes nas policias civis estaduais), teriam de estar em um plano 

absthcAaTnerite securidnoE,Sめemos que e exatamente o oposto o que ocorre 

Portanto, se ha uma mdquina investigativa sem recurso, simultaneamente h自  disputa 

int1TLap%a extin9o do inqurito policial, observamos que temas "t 6cnicoぎ’na veliade 

demonstram os projetos politicos de aplica9五o do6 rg豆o policial do Estado. No 

pretendemos antecipar o captulo 4, de base conclusiva da disserta9五o, mas expomos 

aqui uma premissa: que nenhum tema de ordem "t6cnico" existe em forma absoluta, que 

neste eso, a "t6cnica" ビ  subordinada a vontade politica de sua execu9ao, e istom ria 

tambdm de acordo com parametros politicos. Eis aqui uma diferen9a de fundo entre um 

trabalho como este e uma coletnea de referencia que acabamos de citar a exaust豆o. No 

caso do livro dos EUA, este trouxe uma s6rie de pesquisas aplicadas a serem utilizadas, 

a perm do status de saber cientifico, como receiturio normativo para aprimorar os 

departamentos de policia, de base municipal, daquele pais. E, este trabalho, 

modestamente pretende, trazer a tona um debate politico por cima de discuss6es 

aparentemente de ordem "t6cnica" ou de manejo administrativo-burocrtico (ou mesmo 

de ctthr'r organizacionaり que 6 o simples fato de se optar ou ndo por aplicar recursos 

investig戸tivos. Todas as varidveis vistas at6 agora s豆o de ordem politica, de influ6ncia 

politica sobre o 6 rgao chamado PF; de capacidade de autonomia burocrtica e 

profissional para, em geral, defesa de interesses corporativos por parte desses 

proiithcrrnls e de sistemtica escassez de recursos e "ineficiencia" administrativa como 

forma de possibilitar o exerclcio de seguran9a de governo ao inv6s da seguran9a de 

Estado. 

Um aspecto permanente observado nos estudos a respeito da investiga9豆o criminal, s豆o 

as sur irmas de controle. Isto vai desde a simples administra9do burocrtica at as 
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formas de operar como controlador compartimentado de algum agente infiltrado 

Retthxtcemos portanto qne as atividades administrativas e gerenciais ganham carga de 

relevncia, e s乞o mesmo determinantes para o andamento de qualquer 6 rg五o de governo, 

policia incluida. 

Uma vez que o controle social atravds do policiamento, foi incorporado a visao de 

mundo do p丘blico em geral; simultaneamente a ocupa9do de policia ganha mais sititus 

social．ノ  p restigio e postura profissional. Por conseq6ncia l6gica, a administra9豆o deste 

trabalho tamb6m se torna um tema dominante (Greene, 2002). 0 gerenciamento de uma 

atividade profissional que executa o controle sobre a ordem social moderna 6 , para n6s, 

fattri でI e 'essencial impon合iicia. Sem a devida rotina e t6cnica administrativa, rgo 

nenhum do mundo funciona; e, quanto menos controle houver, maior o grau de 

autonomia burocrtica dos operadores policiais. Neste ramo de trabalho, o saber 

adquirido de uma viv6ncia prtica e cotidiana, tem peso igual ou maior entre os pares, 

math peso sem d丘vida do que qualquer tdcnica gerencial 

Vive-se no caso brasileiro tamb6m, um problema de ordem comparativa. A expectativa 

da s-oc'iedade brasileira, ao ver a policia como operadora da regula9do da ordem social, 

sem dvida alguma 6 distinta da sociedade estadunidense. N豆o contamos aqui com 

dados precisos de expectativa de funcionamento institucional em rela9えo aos 

departamentos de policia dos EUA, ou mesmo de suas ag6ncias federais para com o 

deFIIrl2crrierito de polcia no Brasil a servi9o do governo central, a PF. Mas, mesmo 

sendo a PP o 6 rg豆o policial de maior prestgio e credibilidade no pais, sem d丘vida que a 

expectativa em rela9ao ao seu funcionamento e eficiencia 6 menor em rela9豆o a pr6pria 

capacidade executora das diversas ag6ncias federais que operam com poder de policia 

nos EUA. Se formos alピm do objeto da pesquisa, comparando os departamentos de 

policia municipais estadunidenses com as policias estaduais brasileiras, ai sim veremos 

uma grande disparidade. Portanto, hd que se tomar com cautela qualquer proposi9o 

te6rica aqui apresentada 

Mas, partindo do principio do reconhecimento da excelncia e do saber acumulado por 

pesquisadores dos EVA sobre esta d rea tao delicada, veremos temas e conclus6es afins 

com realidades nacionais brasileiras. Hd trs caractersticas comuns nas pesquisas sobre 

o impacto das for9as policiais contra o crime (Wycoff, in Greene, 2002, pp.23-24) 
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1) Apenas alguns aspectos da eficacia contra o crime t6m sido explorados 

の Rnamente tem sido articulado ou medido o processo pelo qual um efeito 

poderia ocorrer, de tal forma que 6 impossivel determinar se as caractersticas ou 

comportamentos da policia poderiam dar conta das descobertas observadas 

3) Variveis relevantes, determinantes ou condicionais, raramente t6m sido 

articuladas ou medidas, sendo portanto, impossvel levd-las em conta em 

anlises comparativas ou agregadas. 

Levando em conta como vdlidas estas tr6s caractersticas acima, hd que se lembrar que a 

maitnia dos departamentos de policia municipais (que nho existem no Brasil') s.o 

menores do que as poucas e enormes agencias estaduais e federais (Greene, p.62). Tal 

fato 6 inversamente proporcional no Brasil. As guardas municipais funcionam com um 

poder de policia limitado a algumas quest6es, e as policias civis e militares (sob 

contando dos governos subnacionais), sdo muito maiores do que as trs polfcias a 

mando do governo central, a PF, a PRF e a PFF (a primeira sendo investigativa e as 

duas ltimas de patruihamento ostensivo). Portanto, havendo no Brasil poucas e mais 

condensadas ag6ncias e departamentos de policia, seria mais fcil observ自-las para 

coTflithe externo e o gelenciamento tecnifieado internamente. Sem oferecer nenhum 

dado niais preciso, Greene (p.61) aponta a exist6ncia de pelo menos 20 mii 

departamentos de policia (em todos os a mbitos) nos EUA. No Brasil, al6m das guardas 

municipais, s豆o 54 policias estaduais, 3 policias federais e 4 servi9os de intelig6ncia 

feder'fs (1 civil que ビ  a ABIN e 3 militares, que compartilham entre si as tarefas de 

inteli琴ncia do Minist6rio da Defesa) 

Mesmo que levando em conta esta despropor9豆o absurda (sem duvida existindo um 

outm rrrode10 de policia), a partir da leitura do trabalho de Lus Eduardo Soares (200叫  

assumimos tr6s das quatro razうes citadas por Greene (p.64.) para os fracassos na 

aplica95o das t6cnicas de gerenciamento de pessoal; sendo isto mais em fun9豆o da falta 

de adequa95o do que escassez de conhecimentos ou t6cnicas (fato que segundo Soares 

tanthrrr ocorre no Brasiり．  

1) fracasso na determina9ao dos objetivos dos recursos humanos, 

2) falta de vontade em delegar autoridade para que se realizem as metas dos 

recursos humanos, 
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3) total falta de adequa9豆o dos recursos e 6 nfase desproporcional ao campo do 

PひでLU, 

4) intransigencia dos policiais e dos seus sindicatos 

O item 4) nos parece, no caso brasileiro, necess自rio que seja relativizado. Hh 

intrarrsigncia das corpora加es, dos segmentos profissionais, mas a visibilidade das 

entidades de classe e corporativas nきo6 t五o presente ao nivel p丘blico. Internamente simっ  

o que alis6 uma das raz6es de ser deste trabalho. Especificamente no caso da PF,6 o 

sindicalismo policial um fator ao nosso ver determinante para poder vir a existir ou nえo 

quthtIcri mudan9a de frrndo no 6 rgho. E, nota-se que em nosso objeto de estudo, todas 

as palitas est豆o vinculadas tanto nas remunera9うes e condi96es de trabalho, quanto na 

pr6pria funcionalidade do 6 rgao e a necess自ria estrutura9ao da carreira 

N豆o podemos cair tamb6m no erro de imaginar a aplica9豆o t6cnica do planejamento de 

recursts humanos com um problema apenas de ordem administrativo ou gerencial 

Vemos aLue o problema de fundo 6 politico, de controle do 6 rgo que opera o controle 

social. O planejamento de recursos humanos em termos de organiza9豆o (Greene, p.66)6 

visto segundo este autor como a interse95o do planejamento geral e do gerenciamento e 

admrr雷m らo de pessoas. A mat6ria-prima so as pessoas, o chamado material humano, 

e suas capacidades e potenciais. Mas, otimizar estes recursos, aumentar sua eficiencia e 

capacidade operacional, repetimos, no caso brasileiro ao menos,6 uma questao politica 

No caso do trabalho de refer6ncia assumido por n6s como vdlido, o autor observa que a 

viabiki1ade dos recursos humanos pelas agncias policiais d limitada pela capacidade 

das pessoas e das organiza96es, em ser racionais (Greene, pp.82-83). Aponta este 

pesquisador que o excessivo esfor9o terico, tomaria a pr6pria organiza9豆o tao voltada 

para seu funcionamento interno, que nえo executaria sua atividade-fim. Isto no caso de 

racm己fz車o exagerada. A premissa que nos 6 colocada 6 aceitar a limita瞬o da 

racionalidade organizacional, que o m6todo nao soluciona tudo, mas tamb6m que o 

mtodo decis6rio n豆o deva ser reativo nem desconexo. Repetimos aqui que em termos 

t6cnicos, de estudo organizacional, estas premissas s豆o vdlidas. Mas, segundo o prprio 

Soac-es, a racionalidade numa organiza9do policial brasileira ndo atinge niveis mnimos 

(o chamado por Greene de 10 estagio). E, isto somente pode ser assumido a partir de 

parametros de politicas a serem executadas ou nきo pelos 6 rgaos de controle social 
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Propomos assim para o caso brasileiro a seguinte premissa 

ー qtrcrrfto mais tecnificathi. a administra車oea 丁acionalidade operacional, menor ser o 

abuso de violncia ilegal e havera autonomia profissional da corpora9ao, 6 rg豆o ou 

departamento 

MAS 

ー quacrtcr maior for o volume de viol6ncia ilegal, maior ser o controle social com 

obedi6ncia direta da classe dominante e suas elites dirigentes, garantindo tanto a 

puni9豆o exemplar como a impunidade para seus pares que incorram em infra9o 

O delegado aposentado da Policia Civil do Rio de Janeiro, e tamb6m ex-deputado 

estthctth pelo PT-R3 aflima categoricamente ①e可amin, 1998) que a sociedade 

brasileira teme a uma policia s6ria. Uma policia que nえo investiga e somente pune a 

quem n豆o tem status social, garante a impunidade de suas elites (sejam regionais ou 

nacionais, polticas e/ou econ6micas) e a puni9豆o ilegal para quem n豆o tem condi96es 

de deiとsa. Tais argumentos sdo mais do que conhecidos e expomos aqui somente para 

refor9ar o a1ue estamos afirmando desde as primeiras linhas deste trabalho 

Uma das alega96es para que a policia brasileira n豆o fbncione como tal, a mescla de 

sabu 丁  cdico com sabeT policial especfico,6 dada pelos agentes e peritos associados 

respectivamente na FENAPEF e a na APCF. Estas categorias questionam a exigencia e 

a confusdo em que o saber juridico e o saber policial se misturam e subordina o segundo 

ao primeiro. No trabalho de referencia a respeito de administra9豆o de6 rg五os policiais, 

tal protkma tamb6m se observa, mas sob a ngulo diferente daquilo que ocorre no Brasil 

A profissionaliza9豆o da policia levaria a busca da excel6ncia profissional ou do poder 

politico a partir da categoria reconhecida em seu saber especfico? Esta6 a questo 

central apresentada em artigo por Carey, Menke & White (in Greene 2002, na coletnea 

e obra で  ie iefbr6ncia jh citada). E que observaremos a seguir 

Sem d自vida que a quest豆o central aponta a discuss豆o que ha de ser feita, onde quer que 

se &tII坤o de debate; No Brasil, entendei-nos que talvez o debate se d6 ao inverso das 

premissas apontadas abaixo. A primeira, nos parece esta sim ser universal; que um 

profissional (na condi95o de tal e nえo na condi9豆o de trabalhador especializado46) 

46 Este debate nao 6 para se dar no trabalho atual, mas sem dvida 6 algo profundo e provem das razes da 
for2卿 &、 4i classe trabalhadom. Acreditamos, de foina sujerfidai mas corn denomina96es minimas. que 
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pertencente a uma corpora9五o servidora de uma institui95o de tempo integral como 6 a 

pdtra, se aceitar a sua condi9五o de profis孟onal e叩ecializado, aceita a "ideologia 

colporativa hegem6nica de sua profiss乞o no momento que este a exerce" (C, M & W, 

p.85). Se for critico da mesma, se ver自  na busca constante de destruir a carga ideol6gica 

que rodeia a mesma (C, M & W, p.85) 

Valendo isto para todas as profiss6es, acreditamos que em institui96es integrativas, de 

tempti Tntegral e corn ntos e processos de sele頭o dificilimos Gai como 6 a Pr), a 

ideolqgia da categoria policial tem todas as condi96es de ser gestada e ganhar contornos 

mais s6lidos. A ocupa9五o policial faz parte de um corpo de especialistas, que esta em 

sentido crescente, cuja tarefa6 informar, interpretar e operar as politicas de controle do 

crime e da desordem socia1. O status profissional a estes especialistas, busca legitimar o 

uso do 9oder e da autoridade baseada em sua pr6pria especialidade (igual ao anterior, 

pp. 85-86) 

Ao reivindicar o status profissional, no caso brasileiro, os agentes da PF questionam a 

COTi慨Lti de ci6ncia juridica e o comando dos delegados きodos bachar6is de direitの  

sobre os 6 rg豆os de combate ao crime e controle social. Sobretudo no Brasil, o nvel 

legal 6 apenas um dentre os varios que se manifestam, desde o combate ao crime at6 o 

exercicio de viol6ncia ilegal por parte da prpria policia. O profissionalismo, na medida 

que aca&aria com a cultura juridica, poderia terminar com uma s6rie de privil6gios e de 

mal uso do 6 rgきo policial. Uma das caracteristicas universais do profissionalismo 

policial seria a dedica9豆o exclusiva a profisso (como na PF), tal como os medicos, que 

se afirmam como profiss豆o vocacional, fato que n5o ocorre com os turnos de trabalho 

de 2 trroias de servi9ti por 48 de folga corno ocorre nas policias estaduais civis e 

militares. 

O processo de aquisi9ao de status profissional n豆o e constituldo apenas pelos 

inthta-&jres coletivos qiie a profissao tern em distin9ao de outras. Tambem passa por 

uma s6rie de atos politico-simbolicos feitos pelos membros da ocupa9ao, para 

convencer ao p丘blico em geral que, sua demanda por controle do meio de trabalho6 

justa (C, M & W, pp.88-89). Assumimos como refer6ncia o modelo abaixo que 
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especifica as caracteristicas centrais das profissうes estabelecidas (e por consequ6ncia, 

dibt -rfgcLrndo-se das dermiめ,exposto pelos tres autores estadunidenses em seu artigo: 

1) um conjunto generalizado de conhecimentos, teorias e t6cnicas intelectuais 

2) um periodo extenso de educa9きo e treinamento, normalmente realizado em um 

estabelecimento acad6mico47 

3) refev豆ncia do trabalho para valores sociais bdsicos48 

4)2記敵男2さ  cia 

5) motiva頭o que envolve um sentido de miss5o 

6) um compromisso superior de dever da ocupa9五o em beneficio do cliente49 

7) um sentimento de comunidade entre os que a praticam 

8) tint thdigo de d tica institucionalmente imposto para assegurar submiss5o a e1e50 

Reconhecemos tamb6m, destes mesmos autores, a premissa que o status do 

rectrrthcimento profissional preve um grau de especificidade nos seguintes temas e 

processos: Conhecimento - Teoria - Educa9五o - Treinamento. A soma destes quatro 

fatores, gera, no caso policial, conhecimentos que podem ou n5o ser conflitantes. O que 

se classifica como conhecimento d um assunto que est自  sujeito a negocia96es; sendo que 

no waripo policial, no mnimo tres grupos estho na competi9らo de definir a base de 

conhecimento (C, M & W,, p.90). A base dos trs, se e caso somados, podem constituir a 

viv6ncia precisa para tornar profissional e tamb6m cientifico o trabalho policial baseado 

no saber policial. No caso brasileiro, a soma destes tr6s saberes pode contrapor-se a 

cukcrra jurdica, que condiciona a autoridade policial a ser antes que nada, como pr- 

condiqo bacharel de direito. 

47 Neste caso. a academia da PF aplica um ensinamento posterior, treinando agentes, delegados, peritos, 
esc×欺cI papiloscopistas que戸 tem nvel superior. Especialmente entre os peritos, h um nimero 
bastante considervel de p6s-graduados e pessoal com experi6ncia em outras atividades, boa parte vinda 
do ur6ntio servico nliblico. 

isto na que ser reianvizaao, mats ainaa se reconnecermos o papei contrawtono e tantas vezes ramIlo que 
tem as instituic6es ioliciais brasileiras: nota-se aue o caso da PF d distinto. 
49V., 	1 	一 	--.. 	I ．、 	 ．．、～  さe reconnecermos o~ cnente como o ciaaaao contnouinte, assim o servir e clever ser cio servi9o 
pblico 6 algo reiteradamente repetido, em especial observar em anexo a entrevista com Francisco 
Garisto. anexo I. 
5O Nos parece 6 bvio que a ideia de institucionalizaao de c6digo profissional tem de ser relativizada 
Qualquer pessoa com conhecimentos minimos da rea de seguran9a e policiamento sabe que pouco ou 
nada tem de realidade as declara6es piblicas oficiais ou mesmo o que de efetivo consta nos 
regthirn?&v, internos. Hいm t&嶋o real entre policiais e um outro extensi'o para os operadores ile,ais 
do mundo do crime, variando conforme o grau de independencia destes para com grandes grupos 
eccD xdcns ou mesmo nas negocia96es permanenles com os 6 rg言os policiais que em tese os reprimem. 
Observamos que, uma policia mais profissional teria, ao nosso ver, um c6digo institucionalizado mais 
prximo do c6digo real. 
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Os trs conhecimentos que podem se rivalizar ou coordenar, sえo antes que nada gerados 

a pern ta 'vivencia do ptofissional. Se formal ou informal n5o importa tanto, mas o que 

define d onde e a qual lealdade de sua forma戸o o profissional de policia estd mais 

vinculado. A primeira socializa95o 6 dos acad6micos, onde ha mais vinculo com teorias 

e pesquisas do que a aplica9ao prtica destes mesmos conhecimentos. No caso 

estadcrrridense, v-se aos estudos de justi9a criminal como definidores e geradores de 

teoria para aplica9五o de politicas de ordem social e combate ao crime. A segunda forma  

de lealdade e dos administradores de policia51, que embora tenham capacita9o 

acad emica, socializaram seu conhecimento e tiveram sua forma9do de fato na pr6pria 

mqthmt pblica policial. Suas preocupa96es primeiras sらo com a estrutura 

organizacional, a administra9きo, a an豆lise de sistemas e a prpria pesquisa operacional 

O terceiro grupo competindo para definir a base do conhecimento 6 formado pelos  

chamados policiais de linha52; tem como primeira lealdade seus pares e parceiros que 

aprenderam a 'tirar servi9o de policia" na rua e n5o em gabinetes. A significa9まo e 

atc読妃占島 , dados para pessoas e situa6es derivam quase todos de experi6ncia びcpcia, 

forma9ao direta por colegas mais antigos e choques com a m自quina administrativa. (C, 

M & W, p.91, obs. os grifos do pargrafo s5o nossos) 

A disputa destes conhecimentos no interior do 6 rg豆o policial, pode diminuir ou 

aurrrrrcar de acordo corn algumas solu96es organizacionais. Uma destas possibilidades, 

que por sinal 6 defendida no Brasil,6 a PF com cargo u nico inicial. Assim, todos 

entrariam com curso superior (a exce95o de algumas fun96es de ordem administrativa) e 

cada turma teria vagas pr6-determinadas, de acordo com a necessidade do 6 rg豆o. Por 

exrrrhti, no concurso do ano 2034, a dire瞬o da PF analisaria a falta de bioquimicos no 

6rgo; portanto haveriam mais vagas para os oriundos das carreiras acad6mica com 

enfase em bioquimica, de onde sairia pessoal tecnificado para o 6 rg五o. Com  o cargo 

sl Uma analogia que poderemos ver na entrevista com Francisco Garisto,6 a ・ categoria" de delegados a 
quemど  c a,eates denominam iie "ma9anetas". "Maanetas" seiiam os burocratas de policia. preocupados 
com promo96es, jantares, di自rias de viagem ao exterior e todos muito poucos operacionais. Interessante 
de se notar que h delegados de policia, que so administradores e operacionais, para quem os agentes 
tm bastante considerado: mas so poucos, bem poucos. 
5こで」  - - interessante e ae se notar que a maioria aos agentes aa i'r noje em mnao tem nivei superior, com 
percentual altssimo de bacharis de direito. Muitos dos delegados sdo antigos agentes, que fizeram 
cursos noturnos de direito para conseguirem a promo9哀o ao antigo posto de "inspetor de policia federal" 
(eqthvばiia a delegado). Assim, a lealdade acad己mica poderia ser mais prxima dos peritos, at porque so 
os que tem maior grau de escolaridade. Ha saber de rua entre a maioria dos delegados, mas quem faz a 
po1kiE dg 2iitha sao os agentes, e assim se marca swi lealdade. Vale observar que os setores organizados 
em associa96es, agentes e peritos. sao os maiores entusiastas de mudan9as na estrutura do 6 rgao, avan9o 
cietufifJ》-teJno16gico e racionalizaao administrativa. 
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unico, o titulo de delegado acabaria enquanto tal, embora mantivesse a forma de 

dentnrirrra o. A pericia seria uma minoria altamente qual迅cada, embora em quantidade 

superior a atual. E, os demais, todos investigando, se socializando na 3a forma de 

conhecimento apresentado. Tal proposta normativa consta no projeto de Lei Organica 

das entidades e a Dire9豆o atual refez este projeto. Analisaremos a ambos com maior 

pr -iso rio capitulo 3, das novas atribui96es e propostas para a PF em regime 

democr白lico. 

Uma discussao de fundo vem acompanhada do questionamento da fun9ao de delegado 

dep rNcia. Delegado ビ  algudm a quem foi delegado urn determinado poder, seja de 

representa 五o em uma instancia decis6ria, sela para exercicio de autoridade. Assim, a 

fun9豆o de delegado vem acompanhada da id6ia de exercicio aut6nomo de poder de 

policia. Uma autoridade semi-independente para onde qualquer membro de qualquer 

tipo もし  tiie pode recorier em momentos dificeis, ou corriqueiramente (como era o caso 

do juiz Rocha Mattos quando este era delegado da PF em Sをo Paulo). Concordamos 

com os autores deste artigo quando estes dizem que, no centro da quest豆o da autonomia 

estd o exercicio da autoridade e. baseado nessa autoridade, o poder de julgamento 

independente (C, M&W, p.99, obs 師fo nosso) 

Antes de prosseguirmos 6 necessdrio observar o absurdo que seria a compara95o de 

modeks- de funcionamento da policia nos EVA e no Brasil, isto nos dias atuais. Nos 

Estados Unidos eles tiveram a fun9えo de "delegado", no caso de xerife, equivalente a 

chefe de policia na unidade subnacional chamada de condados (soma de alguns 

municipios), que at6 hoje 6 eleito. Mas a exist6ncia de ag6ncias nacionais de ordem 

p'&1t'a亡  te cargo立  nico inicial para os postos de policia jh 6 algo l instituciona1izato e 

aqui passa por debates e pol6micas infind自veis. Estes mesmos autores afirmam que "o 

poder policial em uma democracia, deriva sempre do publico a quem ele presta 

servi9os"; e "a autonomia implicada na proposta de status profissional da policia 

equrni'e a uma subversdo do poder e da autoridade policiais, ao emprestrar a eles um 

direito privado" (para ambas cita9うes, C, M & W, p.99) 

Uma amostra deste "paradoxo" e bem brasileira. Optamos por nos basear nas pesquisas 

de ?ithl亡rio e O'Dorn-ie%\ やo丁 exemplo) do que nas propostas terico-in就itucionais 

apontadas pelo mesmo professor Pinheiro quando exerceu cargo de JO escalo no u ltimo 
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ano do governo FHC. Ao deparar-se com uma crise politico-policial de reais 

pTひ tlI もes, Paulo S&尋o ?inheiro no desafiou aquilo e a quem ele mesmo tanto 

criticou em seu livro escrito dois anos antes53 Atuando como animal politico, escolheu 

a sobrevivencia no cargo ao inv6s de lealdades originais, como a equipe demissiondria 

que ele pr6prio ajudou a formar. Apenas repetimos aqui o que jh foi exposto no 

su6cattCctio anterior. 

Retornando aos argumentos de base propositiva e de normatiza9ao da autonomia 

polici pelos autores (cstadunidenses) do artigo citado. Estes afirmam que o poder 

policial deriva do "oficio" (com o que concordamos) mais do que do individuo. Assim, 

o poder policial 6 sempre um poder publico e nunca poder自  ser convertido em poder 

privado (isto jd de fato 6 exagerado, no Brasil paga-se taxa extra at6 para garantir 

polt そcrrrento em jogos 1e futebol). H a autoridade derivada da pr6pria profisso, 

semelhante a do m6dico e paciente (o que na tica da profissきo de m6dico 6 tema 

polemico e profundamente questionado), exercida pelo agente de policia sobre o 

cidad豆o. Segundo estes autores, o cidad豆o se pうe a merc6 desta autoridade do oficio por 

"vorrLade prpria" (C, M & W, p.100); algo que vemos simplesmente como absurdo em 

se tratando de policia. Como simplesmente o exercicio de poder publico fosse alguma 

garantia de julgamento equidistante e justo nos parece ser a pr6pria nega9豆o de uma 

teoria politica viva e consequente com a sociedade brasileira de n乞o-justi9a que 6 onde 

vinro' も  produzimos 

Mais a frente estes trs autores contemporizam seu normativismo dizendo que, de fato, 

"hd ctnr consenso de que d grande o arbitrio exercido pelos polidais de linha na 

execu9ao de seus deveres" (igual ao anterior). Note-se a tipifica9ao, "de linha", aqueles 

que se socializaram na rua e n5o em bancos acad6micos ou cadeiras de marca giroflex54; 

estes seriam portanto mais embrutecidos e menos sofisticados intelectualmente do que 

53 Nos referimos ao caso da nao-interven9do federal no Esprito Santo, quando Pinheiro convocou o 
mmist'' Mgue1 Reale J1' e sua equipe a se demitirem e depois permaneceu no cargo. Uma vez que 
nosso prximo trabalho. no vamos aprofundar este epis6dio e seu mecanismo agora. A referncia 
concisa para este caso 6 mais uma vez do professor-doutor e rep6rter policial Claudio Jlio Tognolii. em 
Caros Amigos. No. 65. aaosto de 2002. 
54 Perdoem-me a ironia, estas cadeiras foram alvo de escandalo no Mascara Negra、 .、  em uma licita o 
mal feita ou sob suspeita do delegado federal, Francisco Mailman, no edificio sede da PF. Foram 
adquiridas a pre9o exorbitante e com licita9ao duvidosa. Todas as denncias foram publicizadas. o caso 
renaeu muito nas disputas internas, basta buscar na referncia na pgina: www.fenapef.org.br , arquivo 
consultado em junho de 2003. 
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os da P e da 2a socializa95o. Seguindo no argumento, os pesquisadores reconhecem que 

h そ工  fththo( comparan&i com o caso brasileiro, torna-se absurdo imaginar o quanto h 

de arbitrariedade), mas que esta prtica seria uma "consterna9五o" para os policiais 

(igual a anterior). Afirmam textualmente que: "o arbitrio 6 disfuncional para o policial, 

prejudica a aplica9豆o da lei, disfuncional para a organiza9豆o e, n豆o 6 consistente com as 

linrca 、 es dos procedimentos da Constitui9言o" (C, M & W, p.101) 

Para n豆o nos extendermos muito na pol6mica, queremos aqui deixar preciso que; este 

procs欧了  de pensamento deriva de uma institui頭o "pura", idealizada e ndo real. Que, se 

de falo hd consterna9ao, esta 6 raras vezes externada, e quando o 6 ,6 por setores 

organizados (no caso brasileiro). A autonomia de arbtrio, para nos atermos no caso da 

PF,6 a essencia mesma do delegado de policia; retirando-a, mantem-se o nome mas 

mtha 'a firn9豆o. POT ilim, os casos que no s豆o consistentes com as Iimita5es 

constitucionais, no Brasil7 sをo tantos que dariam para fazer inmeras teses de doutorado, 

que dira ser analisado em uma disserta9豆o de mestrado 

Ainda no tema da autonomia e no mandato profissional, se observa que hoje a atua9o 

do6 rgit policial a servi9o do governo central brasileiro, trata (ao menos em tese e em 

pronunciamentos oficiais) do combate ao crime de modo apolitico. Ou melhor, se hd 

politica, conforme se verd nas entrevistas anexadas, se reproduz uma politica de ira 

fundo nos pressupostos constitucionais e no regime de democracia de direito (ou no 

mき fiirru, "manobras" p&nticas para gemi "muni車o" para ou contra este ou aquele ator) 

O art菩o de referencia7 ainda o de C, M & W, trs a tona um outro debate de fundo, 

onde se observa dois fatos cruciais (p.111) 

Trata-se, em primeiro lugar, que o fen6meno do crime e o combate a este t6m sido 

apcim'adcr como o principal foco da atua戸o operacional das policias (em detrimento do 

controle da ordem social, ao menos 6 o caso da PF55). A resposta da sociedade 

instituida, ao menos nos crimes de al9ada federal (o que o perito Roosevelt chama de 

"combate a impunidade"), se dd atrav6s de uma policia orientada para isto. Por outro 

1adひ,a 'prJicia termina P OT ser o extremo da percep9えo do Estado intervindo na 'vida 

cotidiana, incluindo ai sua legitimidade (obs. nossa, neste caso, no Brasil, trata-se das 

55 Nas policias estaduais, embora no seja uma polihca direta, o controle da ordem social 6 uma 
preocupa9o cotidiana. 
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policias estaduais, a PF tem outro status). Assim, esta equa95o de legitimidade policial 

se Ia&tz em autonomia profissional e mandato para o combate apoltico do crime para 

ambas cita96es, C, M & W, p.11 1, obs. grifo nosso). 

Mas, hd que se ver o quanto de apolitica existe neste combate direto, caso isto se d6 em 

suaI ikrrftude, no caso brasileiro. Ao investigar crimes de al9ada federal, a PF depara-se 

com orgp.niza96es criminosas. Depara-se tamb6m, quase sempre, com autoridades 

constituidas. O exercicio do mandato legal no Brasil, com uma policia supostament 

neutral e eficiente 6 , como afirma H6lio Luz, uma profunda dor de cabe9a para as elites 

naeitrths e os capitais rfcie aqui operam. A lista de irregularidades 6 tamanha (sugerimos 

para isto que se observe atentamente o anexo I, na entrevista com o agente Francisco 

Garisto), que os setores organizados da PF politizam sua atua95o em torno dos deveres 

constitucionais para se manterem firmes em sua cren9a no mecanismo e na institui9o 

Um debate de fundo, de ordem te6rica, que aqui temos a mod6stia de apenas apontd-lo 

corno rthtial,6 a critica a este mandato profis誠onal para combater de forma "apoltica e 

neutral" a s organiza95es criminosas. No caso brasileiro, esta atua9do teria, se de fato 

executada, um custo politico altissimo, e duvidamos que venha a ser pago por qualquer 

mandatdrio do Executivo, seja nacional ou subnacional. Especificamente no caso da PF, 

aperras Kemplificando, em uma de suas especialidades que 6 o combate ao trfico de 

entorl?ecentes, se opera centrando na apreens5o da mercadoria. Ou seja, a ponta do 

distribuidor atacadista ou do m6dio varejista regional do produto. E, fica a pergunta do 

perito Roosevelt (que alias subscrevemos), "onde estd o levantamento do circuito 

finaiitとri呪”De onde; sth a quantia absurda e gigante, em notas n5o marcadas, pam a 

compra ou envio da remessa de quilos e quilos de cocaina ou armas? Qual foi o destino 

deste rendimento liquido? Como saber estas informa9うes sem fazer infiltra9do no miolo 

do mercado financeiro, em postos de confian9a de institui96es bancrias e empresas de 

megaespecula 9 ao? 

Apenas para dar dois exemplos de conhecimento pblico; quando se levanta um circuito 

de rrrress-a de dinheiro (com suspeitas de ilegalidade), como nas contas CC5 do Banco 

Araucria (privado, pertencente a familia Bornhausen e com base no Parana e em Santa 

Catarina), se cruzam os dados com o caso do BANESTADO, as investiga96es 

"esbarram" em autoridades e oligarquias politicas estaduais e nacionais. A consequ6ncia 
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quase inevithvel 6 o arquivamento ou "congelamento" das mesmas. Quando estas 

in-vvs'ロga らes chegam a conclus6es e a termos, como no caso do senador cassado Lus 

Estevo (ex-PMDB-DF), em poucos meses a autoridade e empresdrio estd solto e com 

investimentos em todo o Distrito Federal. Como se pode proceder de forma apoltica se 

a institui9Eo policial n5o tem meios de reprimir, a Justi9a pouco pune, quando pune 

solta errr seguida e nまo apreende bem algum? Vemos que estes sao os debates de fundo 

e no uma tipifica9ao de algum 6 rgo policial em uma democracia antiga., de 

capitalismo central, e com institucionaliza9ao consolidada 

No caso brasileiro, se as policias estaduais tem de prover ordem social e seguran9a 

p\*iea, Tio caso da P1 isto se nota atrav6s do combate a impunidade. Conforme afirma 

um respeitado delegado de Policia Civil do Rio de Janeiro, Heraldo Gomes (pp. 66-67), 

a policia tem sua atua9豆o girando em torno do complexo tema do comportamento 

humano. Sendo que o crime varia conforme a modalidade e vai se adequando aos 

terrrprs e tecnologias, faria parte do jogo das antecipa96es, que a PF fosse parte central 

de um sistema coordenado das institui9うes do Estado, onde os operadores tipicos dos 

crimes federais no Brasil (justo o perfil de muitas das autoridades eleitas e constituidas, 

oligarquias estaduais, regionais, elite nacionais e operadores do capital externo no pais) 

es's m sob constante v博lancia. Nesta situa9五o idealizada e hoje irreal e com custos 

politicos graves (ai sim, com grandes riscos de governabilidade) a PF seria cabe9a de 

uma rede capilar onde uma policia unificada por estado da Unio (pp.93-95) operaria 

tanto a parte investigativa como o policiamento ostensivo. Hoje no tempo e no espa9o 

real e c'vido, ha grande dificuldade de coordena9do ao nivel federal (vale observar o 

depoimento do perito Roosevelt de como funciona a rela9えo do Minist6rio Publico com 

as Superintendencias da PF) e cada estado da Uni5o tem duas policias, atuando muitas 

das vezes de forma concorrente (Gomes, 2000, p.95) 

Na disserta9豆o de mestrado em sociologia da UFRGS (Aida Griza, 1999), a 

pes軍irs'rdora citada afirma que cabe ao 6 rgdo policial a execu頭o das leis, ou seja, a 

aplica車o de regras abstratas a pessoas reais e concretas: a policia "recheia" com 

indivlduos concretos um receitu自rio e enquadramento generico (Griza, p. 31). Seguindo 

o racioclnio, pela o bvia escassez de recursos, oo rg豆o policial, como impositor das 

regiw 'rgais (e do regime em vigencia, tendo ou nho coberturahespaldo juridico) define 

suas prioridades e tenta solucionar os problemas mais prementes (Griza, p.33). 0 poder 



discricionrio da policia ao ser exercido, passa por vdrias disputas e aplica96es de 

intere 芯es. Em geral, h conflito entre as normas legais e juridicamente constituidas e o 

c6digo informal do grupo de profissionais em "mostrar competencia" frente aos fatos 

mais prementes (Griza, p.34.) 

Nos deparamos acima, a partir de conceitos perfeitamente operacionaliz自veis, com 

dikrrr&s' presentes na PF atual. A diferen9a entre seguran9a de Estado e policia de 

governoり  se d justo no poder definidor de qual investiga9ao 6 mais urgente que a outra. 

Apenas como um exemplo gen6rico, podemos questionar quem pauta e faz a agenda da 

dire9豆o da PF? Se s5o seus agentes em campo, seu setor de inteligencia e as 

eswrdzadas nos estados, passando tudo p&to plan可amento operacional; ou o Palcio 

do Planalto e suas urgencias com tempos politicos prprios; ou mesmo o editorial ou 

materia de capa de revistas semanais como Epoca, Veja, Isto E ou Carta Capital? Como 

pode operar de forma apolitica no combate ao crime uma institui9豆o federal que se v6 

pauadr e direcionada pelos interesses diretos do Executivo? Por outro lado, esta 

autonomia profissional recairia num dilema webericino, de disputa pelo controle dos 

aparelhos de Estado entre a burocracia profissional e as elites polticas eleitas. Mas, 

dilemas a parte, de fato quando o Planalto pauta o D-G e este aplica os escassos 

recxcrsv para apurar investiga96es e assim conseguir "abafar" uma c PI, a atribui車o 

constitucional de seguran9a de Estado se ve subordinada por uma politica de policia de 

governo. Por outro lado, a mesma poltica de policia de governo, com o mesmo 

prop6sito de "abafar" uma CPI, pode "engavetar" uma investiga9豆o elogiada at6 pelos 

procrn-aukres contdbeis dos EUA que acompanharam o caso, como foi o caso do 

delegado titular Castilho., sua equipe de peritos e as investiga96es do Banestado 

O que retratamos aqui, n五o6 nenhuma novidade. O relacionamento da policia brasileira 

COTfI us r3rasses superiores nunca foi confort -vel (Bretas, 1997, p.S5). No artigo citado o 

pesguisador Marcos Bretas narra situa95es ocorridas entre a antiga policia do ex- 

Distrito Federal do Rio de Janeiro e um roubo que ocorreu na casa do caseiro do 

senador Pinheiro Machado, no ano de 1923, da perda das j6ias da esposa de um ministro 

do Sctpremo Tribunal Federal neste mesmo ano e outros casos do g6nero. A situa戸o 

nao era confortvel nem quando a policia queria agradar (defrontando-se ent豆o com a 

falta de recursos), ou mesmo quando algum elemento das classes superiores era 

"padrinho" de uma queixa legal de algum subalterno de confian9a (Bretas, p.86). Bretas 
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afirma que o alvo permanente da policia, jh no inicio do s6culo XX (obs. nossa, e ap6s a 

reforma tientifica promovida pelo professor Elizeo de Carvalho) era o "cidado 

comum", sendo que o policiamento das classes superiores da sociedade constitui em 

"um mist6rio" para o historiador desvendar (Bretas, 1997, p.84) 

Para concluir este capitulo de enfoque te6rico, trazemos um debate em torno de uma 

prerruiss'a de David Bailey; encontrada em artigo de resenha da professora de sociologia 

da Universidade Federal do Mato Grosso (LJFMT), Iselda Correa Ribeiro (Ribeiro, 

2002, p. 450). Este autor afirma que "o relacionamento entre policia e sociedade6 

reciproco - a sociedade molda o que a policia 6 , e a policia influencia aquilo em que a 

SOCi武I記r pode tornar-se'.Nら  o concordamos na generaliza95o desta premissa, levando 

em conta o caso brasileiro: Sim a sociedade molda o que6 a policia, mas a condi9o 

contrria, a vemos no caso das policias estaduais, que atuam e condicionam o dia-dia da 

ordem social nas cidades. No caso da PF, cujo alvo preferencial termina sendo as 

orrrrrr り5es criminosas, os escandalos politico-institucionais e consequentemente, o 

chamado combate da impunidade, a reciproca nao 6 verdadeira. Afirmar isto, 

entendemos que seria uma "relativiza9五o" que termina por gerar um conceito 

politicamente vazio. As tens6es e as condi96es de for9a entre a burocracia policial a 

sel'c'it ito governo da Siniらo e a elite desta sociedade que esta mesma burocracia 

termina por combater, tem sua determinancia nas contradi96es internas entre setores 

destas elites e alian9as de setores da PF com outros setores do Estado (como o 

Minist6rio Publico), fica em segundo plano uma possivel capacidade da PF influenciar 

aqcth qte a sociedade pode tornar-se 

Entendemos que esta capacidade de influencia est自  condicionada de forma secundria a 

que 吹is de modelo, forma9do, cultura e estrutura organizacional, base jurdica e 

recursos a1ue hoje faltam. E, a condi9ao primaria e uma posi9ao de for9a, de aplica9do 

impositora da lei e da neutralidade profissional, de uma policia da Unio por sobre as 

elites gestoras do mesmo Estado que construiu e mant6m a PF. Esta for9a, 

defrthtr'amente, no s e ricontra na vontade de exercicio profissional dos policiais 

federais e sim na vontade poltica de varios agentes em coordena9ao para arcar com 

custos politicos altos, custos estes que podem afetar a t5o falada governabilidade  
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Complementando, esta falta de vontade politica, tamb6m se baseia em estruturas pouco 

ftmtitirths, interesses corporativos e at6 mesmo propostas de moderniza らo 

institucional. S豆o estes os fatores que veremos nos capitulos seguintes. 
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Captulo 2 

Breves antecedentes da PF: o DFSP e a genese do novo 

Departamento no regime militar 

Neste capitulo vamos expor (brevemente), os antecedentes da PF ao regime atual, ap6s 

a Corrstftui9ao de 1988. Esta hist6ria, se tra9armos uma linha de continuidade, se v 

iniciada na Policia Civil do 1o Distrito Federal da Republica, a cidade do Rio de Janeiro 

Hist6ria quase que i mpar, a Policia Federal iniciou-se vinculada a administra9五o do 

trabalho policial numa cidade, foi ampliada sua jurisdi9豆o para o territ6rio nacional (de 

forma paicial 6 certの com a cria頭o do Departamento Federal de Seguran9a Pbblica 

(1944, DFSP, que chamaremos de 10 DFSP); com a transferencia da capital para 

Brasilia, no ano de 1960, o DFSP (chamamos de 2。  DFSP de 1960 a 1964) quase que 

acabou. No ano de 1962, havendo a op9do do pessoal lotado no Departamento 

pemr&iecer na cidade do Rio de Janeiro, vinculado a Policia Civil do antigo estado da 

Guanabara (GB, PCGB), o DFSP baseado em Brasilia, viu-se sem pessoal, com parte de 

suas delegacias ainda permanecendo no Rio. A jurisidi9ao restrita ao Distrito Federal 

(Brasilia e cidades-satdlites) se mant6m at6 o golpe militar de 1964, quando o 

Deperamento (entre hi96411967, chamamos de 3。  DFSP) passa a ser a policia da Uniho, 

com jurisdi戸o em todo o pas 

O atual formato institucional do DPF "nasce" de fato em 1967, com a mudan9a de nome 

do 30 DFSP para DPF e com a posterior reforma administrativa, na virada da ddcada de 

1960p ara 1970. 0 termo limite de tempo para a mudan9a do atual do Departamento de 

Policia Federal e a Constitui9ao de 1988. Neste texto constitucional, se retiram dos 

delegados de pollcia a prerrogativa de mandado de busca e apreens豆o preventivo56 (sem 

antes passar pelo crivo de um juiz). E tambem apos a Constitui9ao de 1988 que os 

agefltes de pollcia federal (apfs) escriv豆es (epfs) e papiloscopistas (ppfs), aliados a 

peritos (pcfs) se organizam sindicalmente e promovem a greve de 1994 (na 6 poca a 

gest5o de D-G era do Coronel Romao, da reserva do EB) e um dos frutos desta greve foi 

Uma nota aned6tica de triste lembrana para os mais "antigos", 6 a expressio: "o fulano manda prender 

e 如昆JlIぬ  ohar". Esta, era a prerrogativa dos delegados de policia, que uma vez retirada no texto 
constitucional. vincula e subordina muito do trabalho da policia judicidria aos mandados de juizes. Na 
entrevista em anexo I do atual Diretor de Administm戸o e Logistica Policial (no momento da pesquisa em 

Brasilia, agosto de 2003). o delegado da PF Alciomar Goerschling (gacho da rea de entorpecentes que 

j自  fora lotado em Santo Angelo) reclama diretamente da retirada deste mandado 
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a conquista definitiva da exig6ncia de nivel superior para as carreiras policiais da PF 

Reiそtt-arrIos 'c'revemente e,tes marcos histricos p6s-1988, isto porque este serh u m d os 

temas do pr6ximo capitulo.. 

2.1) 0 1o DFSP (1944-1960), surge no Estado Novo, opera no ciclo populista 

Retomando o tema deste capitulo, podemos tra9ar legalmente a origem da PF na 

fiュ11亡uらをし iti antigo DFS'?, no decreto-lei xo 6378, de 28 de mar9o de 1944. Seguno o 

pesquisador Luiz Henrique Sombra (Sombra7 1996, p.3'7), a cria9豆o do DFSP foi fruto 

de uma reforma mais ampla no Poder Judiciario durante o Estado Novo, com a 

reformula9豆o do C6digo Penal, do C6digo de Processo Penal (CPP) e da Lei de 

Cocrtraシビrr5es, buscando adaptd-los a Constitui9豆o de l937 (a do Golpe do Estado 

Novo). 

Uma outra fonte das origens do 10 DFSP se encontra no trabalho do delegado da PF 

Robei-tcr Felipe de Ara可o PortoO6rto, 198ス p.3), realizado como um dos critrios de 

conclusao do Curso de Altos Estudos de Politica e Estrat6gia da Escola Superior de 

Guerra (ESG)58. Este profissional de carreira da PF afirma que a origem do 10 DFSP 

esta no antigo Departamento Aut6nomo do Servi9o P丘blico (DASP59),6 rg豆o gestor do 

Estado' brasileiro a partir da Era Vargas.N o DASP, discutiu-se e apoiou-se a 

trans vc 戸o da antiga Policia Civil do Distrito Federal em uma policia civil, 

investigativa, com algumas atribui96es nacionais e subordinada ao governo da Uni5o 

57 O artio citado se encontra na Revista do Arquivo Pblico do Rio de Janeiro, data de 1996. e foi escrito 
para a edi9ao especial feita com os levantamentos no Arquivo da Divisao de Ordem P丘blica e Social 
(Dt#S') io iio de Janeiro ('f3)-1953). com o titulo:'' DiDPS, a l6gica da desconfiana". Herdeiro dos 
arquivos da Divisao de Policia Politica e Social (DPS), esta era vinculada ao DFSP conforme veremos 
mais ai、il、載絵  
58 O delegado P6rto e citado seguidas vezes na pgina da FENAPEF (www.fenapef.org.br) como ex- 
colahQrathl: direto dos charna.dn'. "pores" do regime militar, "apadrinhado" de Romeu Tuma quandn este 
era D-G e acusado de haver praticado torturas durante o regime anterior, arquivos consultados em junho 
de 2003. Um sintoma interessante de como esta denncias, ao menos da PF, tem peso poltico, lembramos 
da "queda rel含mpago" do Delegado Joao Batista Campello. em junho de 1999. Indicado para D-G em 
substitui9ao de Vicente Cheloui. "agentou-se" no cargo por 3 dias. Campello ps a fun9きo de D-G a 
disposi9ao do entao ministro da Justi9a, Jos6 Carlos Dias, ap6s ter sido acusado de haver torturado um 
padre no Maranho (dentre outros), na repressao politica da dcada de 1970. Vale observar a revista da 
ADFF. Phsma. No. 29. DD.l0-T2. 
59 1・、一一一一，一一一一 	一 	」  一一，一一，1一一  , 	一：一  一一一一  一一」一  一一  」一，一一  一一  一一1一  一  一一  一一」1一・  ，一一 	r 	・一 	一一‘ ー一 Keconflecemos que este trabalho nao vai e nem pode se a ebm9ar sobre as atnbui9oes e Itincionamento 
doD入留，観l2tDno perodo do Esado Novo (1937-l9J5) tomo no chamado ciclo populista (1946-1964). 
Recomendamos para maior compreenso do DASP como no contexto institucional onde este6 rgo de 
admi感st,:a戸o do Estado se incjna お seguintes obras de coletanea: "Repensando o Estado Novo", 
Pandolfi (org.. 1999): "Dossie Estado Novo". Revista de Sociologia e Politica da Universidade Federal do 
Paran (UFPR). No. 9. 1997: "As institui96es brasileiras da Era Vargas", D'Araujo (org., 1999). 
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(na 6 poca, sob ditadura de Vargas). P6rto afirma que havia ent豆o s6rios problemas de 

coo1も亡rra車o no 30 DFS ( 1964-1967), sendo que estes problemas s6 vieram a come9ar 

a serem solucionados a partir de 1967, com a recria戸o, atrav6s do DPF 

Na fonte oficial, a pagina da PF (http://www.dpf.gov.br/hist_dpf.html,  arquivo 

constdiado em mar9o de 2003), na sua se9do do Hist6rico do 6 rgdo, afirma que em 

margo de 1944, a Policia do Distrito Federal da antiga capital da republica (o rio de 

Janeiro, de 1889 at6 1960) foi transformada em DFSP (1。). Mas, o nome "Federal" s6 

dizia respeito quando da funda戸o do novo 6 rg五o, apenas na parte de policia maritima, 

a白ta も  ie fronteiras ( que dado os poucos recursos operacionais, se restringiam ao 

controle de estrangeiros em periodo da 2a Guerra Mundial). No campo especfico da 

seguran9a publica, o 10 DFSP se resumia ao territ6rio do antigo DF, cidade do rio de 

Janeiro. Na metade do ano de 1946, as atribui96es do 10 DFSP foram extendidas a todo 

o t rftdr-k, nacional, em alguns casos, tais como comdrcio clandestino de entorpecentes 

(at6 hote a repress豆o a entorpecentes 6 uma das d reas fortes da PF), crimes contra a f 

pblica e contra a Fazenda Nacional (policia fazendria e crimes contra a economia 

nacional). 

Interessante notar que o pr6prio texto oficial trs um problema cl自ssico de Ci6ncia 

Polkica i tona. Este afirma que com a promulga9do da Constitui9ao de 1946, os estados 

da Uni豆o ganharam poderes juridicos para exercerem sua autonomia politica e 

administrativa. Logo foi vista como uma "esp6cie de limita9ao dessa autonomia a 

existencia de um 6 rgo de seguran9a com atua9五o nacional" (id). Note-se que na 6 poca 

oDFS?e ra praticamente um rec6m-nascido, oriundo de um regime ja ultrapassado, e 

com oligarquias regionais e estaduais 自  vidas por exercerem sua capacidade poltica a 

partir de governos subnacionais que foram submetidos ao governo central do Estado 

Novo. Assim, vinculando o regime ao 6 rgao policial que o serve, o 10 DFSP viu-se num 

gra vr d1erna de coordena戸o, que limitava sua capacidade de atuar e mesmo empregar 

seus parcos recursos. A continuidade da obra de constru9ao do Estado nacional (state 

building) s6 voltaria a se dar com maior pujan9a no regime militar, justo quando o 30 

DFSP passa a ser DPF (PF) e ganha jurisdi9ao nacional. 
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Mesmo com estes problemas de coordena9ao para emprego de seu poder de policia, a 

estrcttam inicial do 1o D1SP esta bem retratada por Sombra (1996, p.39). o io DFSP 

tinha em seu organograma de inicio 

3 Divis6es: Divisao de Policia Politica e Social (DPS); Divisao de Policia Maritima, 

A6rea e de Fronteiras (DPM) e a Divis豆o de Policia T6cnica (DPT) 

6 Ddt.gacias Especializadas: Defrauda96es e Falsifica96es; Roubos e Furtos; Costumes; 

T6xicos e Mistifica96es; Jogos e Divers6es; Vigilancia e Menores 

30 Distritos Policiais no territ6rio da cidade do Rio de Janeiro, entao Distrito Federal 

2 Institutos: Instituto F6lix Pacheco (identifica頭o) e Instituto M6dico-Legal (IML). 

No estudo do 10 DFSP, ainda que breve, reconhecemos uma carencia de identifica9o 

das li rn1ras de continuidade. Ou seja, quais destas delegacias e divis6es ja existiam, ainda 

que sob outro formato institucional na policia anterior? Quais foram as modifica96es 

relevantes que ocorreram a partir da interferencia do DASP na Policia Civil do ex-DF e 

na transforma9豆o desta em lo DFSP? Estas dentre tantas perguntas apenas apresentam 

que, aTrI dos sintomas verificado em pesquisas da natureza deste trabalho, quando o 

objeto de estudo 6 um 6 rg豆o do Estado brasileiro,6 a dificuldade em obten9豆o de dados 

oficiais. 

Apenas como exemplo de compara9do, o mesmo n五o se verifica na institui9ao que se 

alega ser- o espelho da PF, o Federal Bureau げInvestigation (FBI, sob comando do 

Departamento da Justi9a equivalente ao MJ dos EUA)60. Qualquer pessoa, seja leigo, 

pesquisador, jornalista, academico ou mero curioso pode acessar todas as informa96es 

bsicas a respeito da hist6ria do FBI em sua pdgina oficial na Internet (www.fbi.gov) 

Esp亡（jiitamente na parte hist6rica, os dados fundamentais (leia-se,6 a vers五o oficial do 

6rgao, com discurso de apologia da figura de J. Edgar Hoover) encontram-se bem 

detalhados em duas sess6es da pagina6' 

60 Vale observar que nao vamos expor uma base comparativa entre ambos 6 rgdos policiais federais mas 
tam2参厄芯ぞ》 weitamos a afirmag豆o que a PF tenha seu espelho no FBI. O modelo de cargo nico do FBI 
uma das maiores polemicas hoje na PF, a exigencia de nivel superior no 6 rgo dos EUA (para a carreira 
policial., no nas de apoio)d exigido desde o come9o do 6 rgo e a estrutura do FBI 6 distinta da PF (at 
porque ndo existe a figura do delegado de policia nem a pe9a informativa do inqu6rito policial). Mas. 
como parmetro das polticas de publicidade e comunica9do social, sim avaliamos que o FBI 6 uma boa 
base comparativa. 
61 Trata-se de: http ノノwww.fbi.gov/aboutus/faqs/faqsone.htm  e a sesso History げFederal Bureau げ  
Jnvestgaton. ambos arquivos consultados em julho de 2002. 0 total de pginas apenas do hist6rico 6 de 
12 laudas de A4, enquanto que na pdgina da PF resumem-se a 2/3 de uma lauda. 
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Em fun9えo desta lacuna, os tra9os de continuidade entre as sess6es, delegacias, 

inttato e divis6es do rg豆o tem de ser observadas exciusivamente a partir de relatos e 

da produFdo academica a respeito dos mesmos. Neste ponto, tomamos a continuidade de 

uma parte dd rgao de policiamento da Unio, a Polcia Polltica, como "fio da meada" 

da hist6ria do desenvolvimento institucional da PF. N豆o dizemos que no regime atual 

este tema seja sequer o central, mas que assim o era at6 pelo menos o ano de 1983, e 

am9liando, at6 a promulg.9五o da Constitui9ao de 1988. Isto6 , mesmo que, conformej自  

dissemos, no auge da repress豆o do regime militar, tivesse a PF um papel mais cartorial 

do que operativo. Nos trabalhos academicos que abordam o 10 DFSP, dada tamb6m a 

escas-z destes, tomamos como referncia a tese de doutorado pelo IUPERJ do 

professor de hist6ria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1JERJ, campi de So 

Gon9alo) Luis Reznik (Reznik, 2000), que trata da DPS entre os anos de 1947 e 1953 

Reconhecemos esta carencia e falha, mas afirmamos que isto se manifesta (a ausencia 

de pcsqiisa na a rea, seja sobre as tr6s fases do DFSP, seja sobre a pr6pria PF) no 

conu.nto da pesquisa academica brasileira62. Ao realizar detalhado trabalho sobre a 

institucionaliza9ao da DPS, suas rotinas de trabalho, grau de atua9ao e coordena9o 

interestadual, nacional, continental e internacional (europeu ocidental e com os EUA), 

al&riも  'e txpor os debates sobre a Seguran9a Naciona! e a aplica9ho prtica no Brasil da 

poltica de fronteiras ideol6gicas da Guerra Fria (p6s12a Guerra Mundial at6 o fim da 

bipolaridade, aproximadamente 1945-1989 ou 1991, variando de acordo com cada 

interpreta9豆o), Reznik nos d豆  a oportunidade de observar como se rotinizou muito da 

atuair de policia da Unido do DFSP (o 10), atravds de sua DPS. 

A institucionaliza9do da Policia Politica, enquanto agencia federal de informa9ao, 

invesoga戸o e repressdo aos crimes, dd-se de fato com a cria9do da DPS em maro de 

1944 (.j,untamente e subordinada ao 10 DFSP) e com regulamenta9ao definitiva em 

janeiro de 194663. Reznik (p. 10) esta considerando por "institucionaliza9ao" a 

6 Na prepara9ao do anteprojeto para esta disserta9do, em junho de 2003, consultamos a base de dados 
Laws tも  1ase de dados da CAPES, a partir das palavras-chave DPF. PF, DFSP (tanto as siいas corno os 
nomes por extenso) e apareceram duas referencias a trabalhos de p6s-graduado onde a PF era um tema 
lateral. J em trabalho de campo, na Funda9do Gethlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro. no ms de agosto 
de 2003, no encontramos absolutamente nenhuma referncia a nenhuma destas palavras-chave. O 
ーcuiioso"" 6 que segundo o trabalho do delegado Porto, na ESG em 1987, uma das institui96es 
responsIiveis pela moderniza9do administrativa e de fato extensdo tenitorial nacional da PF foi a prpria 
FGV. 
63 Vaie observar que Reznik ressalta que jd havia' autonomiza9ao deste 6 rgdo burocrdtico-policiaF a 
partir dos anos '30 (pp. 9 e 10). Vale ressaltar um consenso que h em estudos observados na rea, de que 
a Pt)血:r 1hh'tica ganha t risso de autonomia弾 no governo Artur Bernardes. com  a funda9o da 
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1) a rotiniza9do de procedimentos burocrticos de preven9五o - investiga9豆o e analise ー  

e 丁eprt'ssao; 

2) o estabelecimento de um corpo de funciondrios com fun96es precisas, e regras de 

subordina9ao hierarquica bem delimitadas; 

3) o reconhecimento social das suas fun96es, atrav6s de uma agenda compartilhada 

pelas d*es politicas; 

4) o estabelecimento de conex6es locais, nacionais e internacionais, com agencias 

similares, e 6 rgaos estatais ou privados, que identificam no 6 rgao estudado (no caso de 

Reznik, a DPS), o exercicio legitimo de fun96es especficas 

Estamos assim, assumindo e referenciando-nos nos critdrios de Reznik para 

instftctckinaliza9ao. No que diz respeito da subordina9ao, a Divis言o (Reznik, p.10), esta 

era subordinada ao 10 DFSP. Hierarquicamente seu Diretor prestava contas (ou 

informava) ao Chefe de Policia (atualmente equivale ao D-G da PF) e este ao titular do 

MJ. Mas, a DPS tinha plena jurisdi9ao apenas no ex-DF (Rio de Janeiro), tendo que 

pedrr "ttopera9o" ou piopor "coordena9らo" com os DOPS das policias estaduais (elou 

6rg豆os semelhantes). Podemos identificar nesta hierarquia de comandos e fun96es 

Diretor da DPS - Chefe do 10 DFSP - ministro da Justi9a, uma vincula9ao da Policia 

Politica a hierarquia civil do servi9o publico. Este sem d立vida 6 um fator de 

corrthrccidade na atual PF, sendo seguidas vezes ressaltada a diferen9a quase que 6 bvia 

entre militar profissional e policial de carreira 

Um tema comparativo que Reznik (p.1 1) nos trz e parece ser interessante,6 entre a 

atua9I了  da extinta DPS, do tamb6m extinto Servi9o Nacional de informa96es (SM) e do 

FBI. Este 丘  ltimo, embora subordinado ao Departamento de Justi9a (MJ dos EUA), teve 

comando direto de uma mesma pessoa, J. Edgar Hoover, por longos 48 anos (1924ー  
1972). Jh o SNI 6 classificado por Stepan (citado por Reznik) como o mais aut6nomo 

dos vrc'i9os de inteligncia da Amrica Latina. Uma das raz6es para isto seria sua 

subordina戸o direta a Presid6ncia da Republica (atualmente 6 como se localiza na 

hierarquia o GSI e sua Ag6ncia, a ABIN). Ja a PF (como era o 10 DFSP e sua DPS) se 

Delegacia Auxiliar, em 20 de novembro de 1922; extinta em 1933 pam ser substituIda pela Delegacia 
Espe,ia! e Seguran9a Poltica e Social (DESPS, estruturada em 1934); passando ao status de Diviso. 
com  a cria9io da DPS em 1944 (ver Lima Rocha. 2003. pp. 61-64) 
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subordina ao MJ, embora seguidas vezes ela 6 pautada pelo presidente da Republica64 

Podemos fazer infer己ncia com a afirma9ao de Reznik, que a DPS (assim como 

afirmemos em rela9巨o a PF) funcionava sob "relativa autonomia", e o no isolamento 

perante a agenda do Poder Executivo 

A subordina9do do 6 rg豆o policial, o tipo e grau de autonomia burocrtica que pratica e o 

serviti civil ao qual est vinculado sdo, ao nosso ver, indicadores de algo que Reznik 

afirma e estamos de acordo. "Cada sistema politico 6丘  nico e a democracia do p6s-1945 

apresentava sua pr6pria faceta" (p.3, o autor compara com o Estado Novo). Vemos que, 

de forma gen6rica, um 6 rg豆o policial serve e influencia ao sistema politico que o insere, 

air qce este mesmo r師o tenha sido criado no 翫就ema anterior. No caso do loDFSP, 

sua g6nese ocorre ao final do Estado Novo e no caso da PF, sua genese se d自  no inicio 

do regime militar. Se cada sistema politico 6 u nico, cada 6 rgao policial serve de forma 

丘nica ao sistema politico de seu tempo. Eis um dos fatores centrais que podemos 

vinccthrr- ao desenvolvimento da DPS no ciclo populista, o papel secunddrio da PF no 

regime militar e a sobrecarga de atribui96es da mesma PF no regime democrtico 

Some-se a varidvel permanente sistema poltico a vari自vel tamb6m permanente 

deerc'ovimento da sociedade e a complexificaco desta. A policia investigativa sob 

comando do governo central 6 uma especializa9豆o das fun96es gerais de seguran9a 

pblica (preven9ao, ordem e seguran9a publica, ostensivo e investiga9ao; constando ai a 

vari自vel de policia politica e social). Quanto mais complexa for a sociedade a ser objeto 

de errrm,1e, mais complexo toma-se o proprio aparato policial, tenha ele a centraliza戸o 

investigativa em um 6 rgo (como a PF hoje), ou em varios (como e o modelo dos RUA, 

ver entrevista com o delegado Alciomar, anexo I). Neste perodo populista 

(especificamente, 1946-1960), o 10 DFSP e sua DPS era responsavel direto pela defesa 

do Etzo, funcionando nos limites da tolerncia permitidas pela agenda formulada para 

a seguranFa nacional (Reznik, p.8). Neste sentido, ressaltamos que quanto mais a 

sociedade se complexifica, e quanto mais amplos forem os alvos e eixos centrais de 

64 Na atualidade, fevereiro de 2004, ocorre exemplo deste tipo de subordina戸o. Em fun96es de 
esthmaいs politicos envolvendo o ex-Subchefe para Assuntos Parlamentares (demitido, Waldomiro 
Diniz) diretamente subordinado ao ministro-chefe da Casa Civil do presidente Lula. Josd Dirceu; o 
governo baixa em plena semana anterior ao carnaval de 2004, medida provis6ria proibindo ao 
funcionamento de Casas de Bingos e a explora車o de mdquinas ca9a-niqueis. A PF acionada para fechar 
casas de jogos, por sinal todas funcionavam sob liminares e licen9as provis6rias, a motiva9do basica da 
lei d tapaf um escindalo poltico que pode baixar o capital (K) politico do governo da Uniao no inicio 
de seu 2。  ano de mandato. 



seguran9a do Estado, do regime e das limita96es institucionais imputadas pelo sistema 

po'itito, mais se cornplexifica a atua95o da policia, em especial a policia do governo 

central 

Naquela 6 poca, o tema mais urgente para o momento da Guerra Fria, pautado pela 

polftica das fronteiras ideol6gicas, era o tema da seguran9a nacional. Uma vez que havia 

e funcionava um sistema politico civil, era possivel que as prerrogativas militares n豆o 

fossem todas elas executadas, sendo a fun9五o de policia operada por um 6 rgao civil 

(embora nos cargos de mando, como o de Chefe de Policia, era comum a presen9a de 

geinifrs do EB assim como outras patentes de oficiais para demais fun96es). O inimigo 

interno (alvo de vigilancia e investiga戸o), se confundia com um inimigo 

internacionalizado pela bipolaridade mundial entre os EUA (seus aliados e sat6lites) e a 

LTRSS (e seus partidos sat6lites operando am alguns regimes de democracia liberal que 

haviarrr rio "hemisfrio ocidental"). No caso brasileiro, o alvo central do 1o DFSP e sua 

DPS era a Sessao Brasileira da Internacional Comunista! Partido Comunista do Brasil 

(PCB)65, embora n5o fosse o u nico 

Uma varidvel independente no nosso trabalho 6 a capacidade de intervenc豆o do Estado, 

e a 鴬  cpans5o e presenca do mesmo no territ6rio sob seu domnio. Na medida que o 

Estado brasileiro vai se construindo (state building, notoriamente atravs do governo 

central a partir da Era Vargas) e expandindo sua presen9a no territ6rio nacional, torna-se 

necessdria um sistema de intelig6ncia do Estado, subordinado ao Executivo, que sirva 

aos frnresses do sistema politico vigente. Podem e de fato existem "bols6es de 

autonomia" burocrtica (sela civil, militar e!ou policial) em distintos regimes e sistemas 

politicos; mas afirmamos que, no caso brasileiro ao longo do s6culo XX, Muitas das 

vezes estes setores burocrticos passam a exercer sua pr6pria poltica, de forma legal ou 

nho66 triO caso legal, CoTifoTme veremos isto na propria PF, no capitulo 4), compondo ou 

65 Lembremos que a tese de Reznik alcan9a os anos de 1947-1953, sendo que os chamados expurgos da 
erag；盛皿sla se do a partir cia morte do ditador, no ano de 1953.A transi 包o do DFSP para Brasilia, 
1960-1964. coincide com o~ racha" do PCB na ala revisionista pr6-Moscou (mantendo esta a sigla) e a 
ala stalinista que entdo se alinha com a China e depois com Albania. chamando-se este partido pelo nome 
original Partido Comunista do Brasil. mas com a sinla PC do B. 
661」，・」  一  一  一  

t interessante notar a poiiuca iiegai e goipista de militares protissionais vinculados ou influenciados 
pelo partido Unio Democrtica Nacional (UDN) ao longo dos anos 1950. Podemos inclusive tra9ar uma 
linha de continuidade do terrorismo de direita, apenas tomando como exemplo a FAB. a partir da 
chamada republica do Galedo, as rebeli6es militares de Aragar9as e Jacareacanga. os atentados prピ-golpe 
de 1964 e a atua9ao do CISA na virada da decada de 1960 para 1970. Uma boa fonte informativa ピ  o livro 
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n五o o sistema politico hegem6nico. Mas, conforme rec6m afirmamos, no Brasil, na 

mthtia dos ciclos de sistemas polticos, as burocracias armadas (militares e/ou 

policiais) acompanharam a hegemonia deste sistema, mesmo quando a hegemonia era 

representada por disputas de fac96es dentro da pr6pria maquina burocrtico-militar 

(durante o regime militar, nos referimos ao caso dos operadores politicos da chamada 

politha de Abertura X os por6es do regime militar, representando a chamada 

comunidade informa96es, ou um setor extremado desta) 

Durante o ciclo populista (1946-1964), com a presen9a paulatina e crescente do Estado 

brasr&rw no seu territrio, mas com a for9a poltica recobrada por parte das oligarquias 

estaduais (ap6s quase uma d6cada de concentra戸o de poderes centrais no Estado Novo) 

o 1。  DFSP operava mais como intento de coordena9ao do que necessariamente uma 

policia nacional investigativa. Isto 6 , al6m do fato limitador legal de sua jurisdi9豆o, a 

capacrdade de interven戸o da Uniao nos poderes politicos dos estados atribuIdos com a 

Constitui 9五o de 1946 limitava esta atua9ao. Mais uma vez, pela falta de outras 

referencias e ausencia de pesquisas de flego como esta, nos referimos a tese de Reznik 

para exemplificar a atua9do do 1o DFSP e adotd-la como modelo te6rico que exp6e uma 

po%.tra ie governo centrth com limita96es juridicas e polticas de atua9五o 

Um exemplo de esforco de coordena9ao consta em documento hist6rico extraido por 

ReZTkや85); neste, o entho Chefe de Policia do rec6m-criado DFSP (1。）,Joho Lins de 

Barros, em 2 de maio de 1945, envia oficio cobrando maior agilidade nas informa96es, 

direcionando esta cobran9a para os Chefes de Policia e Secretarios de Seguran9a 

Publica de estados e territorios. O ent豆o Chefe de Policia (repetimos, equivalente ao D-

G da PF), cobrava "as informa96es a serem fornecidas a este Departamento, 

diariamente, via telegrafica urgente" (Reznik, p.85) 

A "nova" situa9ao, a da passagem do Estado Novo para um regime de democracia 

coi-rrptcftia, pluripartidrio, com os estados da Uni五o com autonomia do exercicio de 

poderes pollticos (o que no regime anterior havia sido banido), enfim, este entao rec6m 

de entrevistas~ A direita explosiva no BrasiF" coordenado pelo professor de jornalismo da UFRJ Josd 
ArgL4心書oJo. Fortunato & Ribeiro. 1996) 
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criado sistema polltico de base constitucional exigia uma "nova pollcia"67. Interessante 

6dbservar que este novo 6 rgao foi gestado no regime anterior, e teve de "correr para 

adaptar-se" s fun9うes de policiar uma sociedade mais complexa, e um sistema de 

carter competitivo 

Conforme observamos nos extratos de documentos pesquisados por Reznik, nao6 

exagerlY afirmar que dentro da exposi9ao de motivos do DASP, em 1943 (Reznik, p.87) 

e na aマrecia9五o do tema no Minist6rio da Guerra, em 1941 (Reznik, p.87), o l。  DFSP 

nascia sob o perfil da 3a vertente dos servi9os de inteligencia, a da seguran9a interna. A 

6nfase, baseada nas necessidades politicas de um regime centralizado e fechado como o 

Etit, '1ovo, era llotrabalho de inteligencia. Inicialmente o Minist6rio da Guerra 

buscava a cria9ao de um Departamento Nacional de Seguran9a P丘blica, cuja atividade- 

fim seria fornecer, gerir e operar o ciclo de inteligencia na forma de um servi9o secreto 

de informa96es, operando tamb6m como um 6 rgao policial em todo o territ6rio 

nackrra1; mas com e nfase na atividade de inteligencia e contra-espionagem. O eixo 

central desse servi9o de inteligencia seria (e foi) a passagem da DESPS (delegacia 

especial) para o status de Divis豆o (DPS), nacionalizando seu trabalho coordenador e 

podendo operar em todo o territ6rio nacional 

Interessante 6 observar que o carter de policia civil, operando tamb6m como servi9o de 

infGrriraり6es, mas mantendo seu carter de policia investigativa, foi defendido pelo 

Ministrio da Justi9a e Neg6cios Interiores (MJNT, equivalente hoje ao MJ), jd tendo 

por base e modelo o FBI. O entao Conselho de Seguran9a Nacional considerou razo自vel 

a demanda do MiNI (Reznik, p.88) e aprovou esta versえo policial em detrimento de um 

seri-o先dera1 de inte1gericia. Se seguia o modelo do FBI, ao menos em parte este oi 

assimilado, uma vez que se fosse aplicado um modelo ingl6s, entdo haveria um servi9o 

de inteligencia e contra-espionagem interno (o nome oficial 6 Security Service, Servi 9o 

de Seguran9a, popularmente conhecido como MJ-5)68 

67 E interessante observar que o termo ・nova policia" jd d uma experiencia historicamente dada. Soares 
(2QQJ 、 g ji$3e seu es釦ropara criar uma nova血stituiao policial no estado do Rio de Janeirol baseandoー  
se este na reforma que implicou, dentro da policia inglesa. na  New Scotland Yard. Experiencias de 
reformulaFdo institucional semelhantes tamb6m se encontram em outros pases, tanto para6 r.g言os 
noliciais como serviCos de inteligencia. 

vaie observar que noje o cnamaao moaeio ingies conta com um servi9o de inteligencia especiflco no 
combate a s organiza96es criminosas. Operando internamente, em todo o Reino Unido e nao apenas na 
Inglaterra. o National crime Intelligence Service (NCIS), centraliza suas opera96es no combate ao trifico 
de drogas. trfico de anuas, inteligencia financeira (conhecido como lavagem de dinheiro), crimes de 
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Outro fator consider自vel desde a proposta do Minist6rio da Guerra, a contraproposta do 

MH駈 e 'a exposi9五o de motivos do DASP foi o rompimento de rela96es do Brasil com o 

Eixo e a entrada do pais na guerra (ainda que s6 enviasse a For9a Expedicionria 

Brasileira - FEB - para a frente na Itlia, no ano de 1944). Isto implica que a vari自vel 

conjuntura internacional (conforme jh vimos antes com a Guerra Fria) foi importante 

para acekrar as prerrogativas do Estado, do governo central, de gerar uma policia corn 

ambito nacional. Mas., a frmula nacional de emprego e opera9豆o desta policia e/ou 

for9a federal de seguran9a (se civil ou nきo, se apenas policia investigativa ou 

especificamente servi9o de inteligencia da 3a vertente, a que trata da seguran9a interna e 

do t-orflrthe poltico), foi decidida com parmetros polticos. Aprovada a policia de 

carter civil e subordinado ao ministro da Justi9a e Interior (modelo dos EUAフ  ao menos 

na hierarquia e subordina9五o funcional), esta se inicia justo no u ltimo ano do regime 

que a gerou・  

A sociedade brasileira se complexificando, crescem os grandes centros e aumenta sua 

popm'a o urbana. A medida que cresce o papel do Estado na sociedade brasileira, 

embora esta ainda fosse 70% composta por moradores de reas rurais, jh tinha cidades 

de carter considervel. Se compararmos o crescimento de outras institui96es de Estado, 

podemos observar o crescimento, profissionaliza9五o e especializa95o da fun9豆o de 

p&iti'a 'a servi9o do goemo central. E, o eixo deste crescimento foi a policia poltica 

Nao 6 exagero repetir que o 1o DFSP, como ag6ncia de seguran9a pbblica mais 

importante no regime de democracia competitiva do p6s-Estado Novo obteve seu eixo 

central atrav6s da policia politica. O novo Departamento se rotinizou, incorporou 

espefai&as que vinham da DESPS (Reznik, p.93), uma estrutura complexa com mais 

de uma centena de funcionarios, com origens na Se9豆o de Ordem Social, ap6s na 4a 

Delegacia Auxiliar (Lima Rocha, p.63), ambas subordinadas diretamente ao Chefe de 

Policia do DF e este somente respondendo ao ministro da Justi9a. Uma exce9豆o para 

esta v ei'a tentral da po%.cia politica d-se ria Divis5o de Policia T6cnica, cuja origem 

imigraao (trfico de pessoas, novas formas de escravid言o por dividas) e redes de abuso sexual infantil e 
prcJi 鼻さ. Para maiores iuf'rma6es, ver wwvi.ncis.co.uk. Uma outra agncia nacion凪 bastante nova 
(de 1998) de policia da Inglateira (no caso, servindo a este pas e a Gales)d o National crime Squad, 
Esquadro Nacional Anti-crime (ver www.nationalcrimesquad.police.uk) . Tanto o NCIS como o NCS 
formaro parte de uma nova ag6ncia integrada, nacional, para combater tanto as organiza96es criminosas 
como aquilo que 6 considerado crime s6rio, ou de marcas profundas, ou na linguagem juridica, crime 
hediondo. O incio desta nova agencia vai se dar na formado de fora-tarefa integrada do NCIS e o NCS, 
ainda no ano de 2004 (maiores informa96es ver www.ncis.co.uk/organisedciimeagency.asp. Todos os 
arquivos consultados em fevereiro de 2004. 
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vem do decreto que regulamenta o Servi9o Policial do DF, cujo personagem central nos 

avaTitis cientifico e tもcnicos da policia foi o professor e criminalista Elyseo de 

Carvalho7 este criador e gestor do Gabinete de Identifica9五o e Estatistica (Lima Rocha, 

p.60). 

Temos assim no 1o DFSP, alguns tra9os bsicos que se manifestam, de forma 

difer,rrciada d certo, na PF at6 os dias de h切e: a preocupa9do com os avan9く拾  

tecnol6gjcos; a aplica9豆o das fun9うes de policia de ordem social e politica (para o atual 

organograma da PF, ver o anexo 3); a institui95o 6 civil e investigativa; a subordina9o 

institucional, embora no organograma do MJ conste que hd uma Secretaria Nacional de 

Segccrcrita Publica ( SE4ASP) e em tese uma Secretaria esth acima de um 

Departamento, na prtica o D-G s6 responde ao ministro e este somente a Presidencia, e 

na estrutura do MJ o DPF (PF para nossa conven9ao de uso da sigla) esta em condi96es 

de igualdade com a SENASP69; e o fato de que tanto o DFSP em seu tempo (no 

chamado ciclo populista) como a PF na atualidade (especificamente a partir de 1988) 

sQ, 気., a,ncias de g,cwenio centr風,que em regime constitucional de democracia 

competitiva, sえo o eixo central da seguran9a publica ao nivel da Uni豆o (com mais 

prerrogativas e atribui96es constitucionais). Uma distin95o do emprego do lo DFSP para 

a PF 6 que, embora esta ltima tenha uma rea de policia poltica e social, seus alvos 

prioritrios (ao menos os alegados), giram em torno da constru9do do atual Estado 

democrtico brasileiro, com garantias e amplia96es de direitos, como for9a de 

interven9ao e coordena9ao federal em regiうes problemas (como no Espirito Santo a 

partir de agosto de 2002) e sendo o bra9o operacional dos designios da Presid6ncia da 

Re戸！tilva. A PF opera,~oritariamente, em combate a redes e circuitos de crimes, que 

obviamente pela sua complexifica戸o e engenharia de organiza95o (dotados de ger6ncia, 

administra9五o, comando, varios fluxos de caixa, dentre outras funcionalidades), so 

comandados por organiza96es criminosas. Isto ao nosso ver, conforme vamos expor 

cuidadosamente no capitulo 4,d seu "calcanhar de Aquiles" e limita9五o politica do 

exercicio de seu poder de policia 

Retomando a estrutura e rotina do l' DFSP, embora este fosse dotado de 3 Divis6es, 6 

Deegacias especializadas, 30 Distritos, 2 institutos e vdrias atribui96es, foi a Divis言o de 

69 Ver estrutura do MJ, atravds do mapa do portal, institucional e estrutura do MJ. na  http://mj.gov.br  
arquivo consultado em maro de 2004. 
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Policia Poltica e Social (DPS) a primeira que constava em decreto de cria車o e depois 

de iegthamenta戸o do &rg豆o (Reznik, p.95). Em tese a Divis5o que de fato tinha 

jurisdi戸o e opera9豆o nacional era a Maritima (DPM70, a que faz o controle de entrada e 

saida de portos, aeroportos e meios terrestres, al6m de emitir passaporte para nacionais e 

vistos e autoriza96es para estrangeiros); mas a DPS operava em coordena9ao com as 

poH-tas estaduais e seus DOPS ou 6 rgaos afins. Podemos inclusive inferir que assim 

nascia o embrio do sistema colegiado que 6 um dos formatos organizacionais da PF 

que e vista como mais funcional (o outro 6 o modelo de for9a-tarefa). Nao apenas a DPS 

tinha o acmulo de experi6ncia e o contingente de pessoal especializado atraves de 

fant1trn:amento operacional crescente e contnuo (desde 1920, no mnimo), mas tambem 

esta Divis五o operava contra um alvo tido como prioritario num mundo bi-polar, 

marcado pela Guerra Fria e estando o Brasil sob influ6ncia direta dos EUA (dentro de 

seu hemisfrio e fronteira ideol6gica) 

O nascedouro do que hoje e o sistema colegiado7' somada com a capacidade de 

interven車o da PF, se inicia com o tema (ainda nos anos 1940) da federaliza9ao da 

p（泌aapolitica. Orientar, Coordenar, Centralizar 侭eznikフ pn7, grifo flossの as 

Delegacias e Divis6es estaduais de Ordem Politica e Social (DOPS), junto das 

Secretarias Estaduais de Seguran9a Publica, eram as diretrizes de trabalho para "ampliar 

a esfera legal de atua9ao do DFSP e da DPS, possibilitando a interven9豆o direta nos 

divntis estados da fetera9五o" (igual ao anterior). Como 6 esperado, tal esfor9o 

implicou numa s6rie de problemas de coordena9do, que veremos adiante; sendo que o 

principal deles foi de ordem polltico (como ainda hoje ocorre), quando a Uniao se ve 

acusada de atuar como poder interventor em unidades aut6nomas subnacionais 

Uma das formas atenuantes, de diluir estes problemas de coordena9ao, e possibilitar 

as rn ccrna "federaliza車o" (o termo correto, ao nosso ver,e o de centraliza9ho e 

7O E curioso notar que at6 hoje o controle de acesso ao pais e a emissao de passaportes d chamado pela PF 
de 、血1 tn; sendo que c rnsito de pessoas (nacionais e estrangeiro9 em navios de transporte de 
passageiros 6 sem dvida alguma mnima se comparada com a via terrestre e area. 
' Sistema Colegiado,6 o que os profissionais chamam de uma atua o integrada a nvel nacional 

Constantemente se preservam os agentes de campo de uma localidade, chamando agentes e delegados de 
outros estados para miss6es com maior visibilidade. Por isto se realizam opera96es de envergadura com 
deslocamento de pessoal de varias Superintendencias-Regionais (SRs). No trabalho de seguimento por 
exemplo, ビ  comum um agente seguir um suspeito atd este embarcar num v6o domdstico e ao desembarcar 
na outra cidade, outro agente j estd a sua espera. Este sistema permite a preserva車o do sigilo, baixar os 
nveis de risco dos operadores policiais e atuar nacionalmente com menos custos 
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nacionaliza9えo) da policia do governo central, foi atrav6s do tema do profissionalismo 

A ミ rrri, a "normaliza車o de procedimentos e constitui9五o de um ethos 一 valores, 

concep戸es e c6digos comuns - estiveram na base da profissionaliza9五o, moderniza9o 

e nacionaliza95o da Policia Poltica" (Reznik, p.134). E, atravs da DPS, se dava na 

prtica o inicio da nacionaliza95o do DFSP (desde o 1。) 

Lembremos que para aplicar estas normas e procedimentos a contento, se via cada vez 

mais TI じesS訂ia a nacimaliza95o da policia. Esta opini5o se mantinha ao fim da d6cada 

de '50, no ano de 1958, com a proposta do Chefe de Policia do Paranh, Ildefonso 

Marques dos Santos, na 2a Confer6ncia Nacional de Policia, de dotar o governo da 

Uniえo de uma "agencia com ampla liberdade de movimento capaz de exercer imediata e 

eficar thvidade repressiva ou preventiva, onde quer que se fa9a necessdrio"72 ( Reznik, 

p.1 65,. Nao se cogitava nesta Conferencia de defender um regime fechado, mas sim 

uma democracia vigiada. Uma policia politica em defesa do Estado democrtico era 

defendido consensualmente neste momento (importante 6 notar a entrevista do delegado 

Altitrrrai e do agente Ga1sto, ambos defendem a PF atuando neste sentido), na "missho 

de defesa do Estado e da nacionalidade" (argumento apresentado pelo ent豆o delegado de 

policia do Estado de Sao Paulo, Enzo Jlio TrIpoli, ver Reznik, p.166). A atua9豆o da 

policia politica, e do conjunto do 10 DFSP, era na defesa do Estado, na vigia e combate 

asccbvirsao, sendo que para solucionar a esta 丘  ltima, era vista uma necessdria solu頭o 

da questえo social em conjunto de opera96es policiais 

Nos parece 6 bvio que o mesmo problema e dilema de coordena9豆o que havia no 

am&i- rfte policial e de seguran9a publica, se manifestava em outros setores e deveres do 

Estado, particularmente do exercicio do governo da Unio. A centraliza9豆o de poderes e 

instrumentos de aplica9ao dos mesmos, ao menos no ambiente de intelig6ncia e 

seguran9a publica (de interesse federal, portanto centralizado na policia politica) s6 viria 

た Entendemos que o entao Chefe de Polcia do Parand sabia do que estava falando. indo seu discurso 
皿題』aQ」I加A庶・ alarmismo.I so porque. se  o PCB era o alvo prioritrio da policia poltica, o mesmo atuava 
nacionalmente e com dire車o centralizada, o que no ocorria com a atua9ao policial ao nvel nacional 
(nem de comando nem de jurisdi9ao). Se nas cidades a politica do PCB era mais branda, inclusive 
fazendo alian9as com a TJDN em alguns estados. no campo valia ainda a "Tese de' 5O". de promover e 
acirrar a luta de classes no campesinato. Somente a tltulo de mem6ria, haviam frentes de luta no campo, 
promovidas pelo PCB e com niveis de autodefesa de massa em Porangat丘s (Norte do Parand). Duque de 
Caxias (Baixada Fluminense). Ecoporanga (SeiTa Capixaba) e Trombas e Formoso (Sul de Gois). 
Maiores informa96es, genricas ビ  verdade, podem ser obtidas em --A Revolu9ao Impossvel" (Mir 1994), 
e "Combate nas Trevas" (Gorender. 1987). 
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a ser solucionado com o golpe de 1964 e a acelera9ao ao longo da d6cada de 1960, da 

tTaTL＆亡rncia da mquina estatal para Bra誠lia. Com  o 2。  DFSP passou o mesmo. A 

tenso presente at6 o golpe foi a da tentativa de maior autonomia ou orienta9きo 

normativa por parte das policias estaduais X as tentativas e orienta9うes do 2。  DFSP e 

sua DPS de operar j自  como coordenador das policias no estados, nacionalizando de fato 

serf emprego. 

2.2) A transic豆o. O inicio do 2。  DFSP (1960-1964) com a transfer6ncia para Brasilia, e 

o 3。  E'IFSP (1964-1967) nacionalizado servindo ao regime militar 

Por ironia da hist6ria, a partir de 1960, e acentuando-se em 1964 com o golpe militar, o 

dikrrrr de nacionaliza戸o da policia politica viu-se solucionado com a centraliza戸o de 

opera6es e fluxos de informa9うes numa ag6ncia de intelig6ncia de 3a vertente, o 

Servi9o Nacional de Informa96es (SNT)73 e seu Sistema Nacional de Informa96es 

(SISNI). Como se viu no perodo do ciclo populista, cada sistema politico d u nico e 

forrrici'ra ou reformula os 6 rg五os de seguran9a que necessita (dentro do mundo das 

possibilidades). O SNI centralizava o ciclo de inteligencia em conjunto dos 6 rg豆os das 

FFAA, respectivamente Cffix (EB), CENILIvIAR (Marinha do Brasil, MB) e CISA 

(FAB); ao nivel dos estados se aproveitava a experi6ncia acumuladas das DOPS 

(notac&rnente a de Sえo Paulo e a do rec6m-criado estado da Guanabara, GB) e o 2。  e o 

3。  DFSP, e a partir de 1967, DPF (PF), viu-se num papel secundario e cartorial para a 

repressao politica. Justo nesta 自  rea, que em conjunto com a repressao a entorpecentes e 

contrabando era sua d rea de especializa9o 

Assim, uma das matrizes do SM foi a prpria DPS. A outra, com linha de sucess豆o 

dimta, i'io Servi9o Federal de Informa96es e Contra-Informa96es (SCIFI). Criado em 6 

de outubro de 1946 como 2a Se9豆o da Secretaria-Geral do Conselho de Seguran9a 

Nacional, este ja tinha nos anos '50 o comando do entao coronel Golbery do Couto e 

Silva e de seu assistente na 6 poca, o major e depois tenente-coronel Joao Batista 

Figatntuo 包er Lima Rocha, 2003, pp. 65-67). Com o golpe, j自  no m6s de abril de 

Entendemos que muito j foi produzido e escrito a respeito doespeciais das FFAA. os DOl-CODI. No vamos nos ater neste盤SISNI e dosa. orientando驚S operacionturn atenta麗  

algumas oe Dillon S隠慧二甥"Os; O器鍬器 a memria militar sobre a represso" ((der" (Abreu. 1979) e Nos pores do SNI篇ro. D'Araujoifa. 1989). 
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1964, o SCIFI 6 extinto dando lugar ao SM em julho de 1964, servi9o civil de 

irldig*ntia, servindo diretamente a Presid6ncia do novo regime e comandado por 

militares do EB. Simultaneamente o 2。  DFSP, depois o 3。  DFSP, se vE quase que 

extinto, tende a oportunidade de se reconstruir ao longo da d6cada de '60 

(especialmente a partir de 1967, jd como Policia Federal, sigla DPF) e por outra ironia 

da 所st ria, posto de Forma secundaria na repressao politica que era sua especialidade 

nas d6cadas anteriores. 

Muda o regime,d destruido o sistema politico anterior, n豆o hd mais democracia 

corrrpecftiva plena e alteram-se, obviamente, os 6 rgdos e a prioridade de seguran9a e 

inteliぎncia. A federaliza9五o da policia se da, com o golpe, mas esta nao 6 o 6 rgao de 

linha operando contra o alvo prioritario da 6 poca (a repress5o aos grupos e organiza9うes 

potencial ou de fato subversivos). Passa a ter atua95o cartorial, autuando e dando a base 

legth 亡  a cultura juridica que rege muito das fun96es de policia no Brasil. Mesmo a 

ditadura gera sua base juridica, e cabe a PF gerar inqu6rito judicial (nきo 

necessariamente o Inquerito Policial-Militar, 1PM), autuar, controlar ao acesso legal de 

estrangeiros, combater da forma possivel o contrabando e o trfico de entorpecentes 

(uni ex dos anos '70 jd era a erradica9ao de planta96es de maconha) 

A base juridica do novo regime, acima da Constitui9五o (mesmo da Constitui95o de 

1967, reescrita em 1969) e do C6digo Penal, passam a ser os Atos institucionais 

Lan9araml o Al-I, AI-2, AI-3, AI-4 e o AI-5; houve outros decorrentes, mas todos os 

demais se baseavam neste u ltimo, de 13 de dezembro de 196874.74 Estes A-Is, como base 

juridica, funcionavam mais que nada para operar sobre o sistema politico (coibindo-o e 

coTfctham.110-o), mas tam\em definiam judicialmente os alvos prioritrios e os tipos e 

intensidades de dissid6ncias contra quem os 6 rgきos de inteligencia (voltados de fato 

para a 3a vertente), deveriam operar 

74 Para esta temtica da base jurdica e legal, da atua9do (por ex.) do jurista conservador Francisco 
C凝1歩9s. tios Atos Institucionais,6 interessante. tamb6m como obra de carter informativo, ver os trs 
livros lan9ados atd o presente momento (''A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada e a 
Ditadura Derrotada"). dos cinco a serem lan9ados, por Elio Gaspari (Gaspari 2002a, 2002b e 2003). 
Embora a anlise politica seja quase inexistente, e quando existe 6 por demais'' impressionista' e pessoal, 
a carga informativa, a narra頭o dos meandros e das "internas" dos circuitos decis6rios 6 interessante e 
pode servir de base para anlises politicas. 
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Al6m da base juridica criada pelo novo regime (militar), o dilema de coordena9o 

naeiorcai, de nacionaliza車o de uma polcia a servi9o do governo central, vai sendo 

solucionado na seguinte equa9豆o politica e institucional, de 4 fatores, onde o 1。  
condiciona o 2。 , este ao 30 e o 30 ao ltimo 

1) 0 regime (se de democracia competitiva ou fechado) e o sistema poltico 

eiccstente 

2) Os alvos prioritrios da policia e/ou da ag6ncia de seguran9a ao nivel da Uniをo 

3) Se a cabe9a do sistema 6 uma policia (se esta 6 civil ou militarizada) e 

investigativa subordinada ao governo central OU um sistema de inteligencia (3a 

vertrit clhssica, de seguran9a interna, se civil ou militar ou de 'base mista', 

como de fato era o SM) 

4) Emprego operacional 

- Qual o sistema de intelig6ncia e seguran9a interna? 

- Querxr opera como 6 rgo de linha? 

ー  Como se opera (modus operandi), quais padr6es, se hd ou n豆o limita95es 

legais/institucionais? 

Enquanto um ncleo dos golpistas de 1964 (vinculados ao SCIFI e a ESG) solucionava 

esti qcn9らo acima, aplicando no mundo real esta solu9ho単 descrita neste trabalho, 

nos pargrafos anteriores), vivia o DFSP um momento de crise e transi9豆o. Tomando 

por marco a transfer6ncia da capital da republica do Rio de Janeiro para Braslia, no ano 

de 1960, culminando no decreto de 1967 que cria de fato a PF, estes sete anos foram 

para o Departamento, sem nenhuma davida, o momento de um novo pioneirismo. 

quando quase toda a estrutura inexiste e o pessoal experimentado opta por permanecer 

no Rio, passando a atuar na tamb6m rec6m-criada PCGB. Veremos algumas destas 

passagens e mudan9as institucionais sucedidas. 

Interessante e particularissimo foi o que ocorreu com a DPS. Mesmo sendo 

fonirthirente transferido para Brasilia, a maior Divisdo do 2。  DFSP (a DPS), permanece 

no Rio de Janeiro75. Somente em 1964 se da a transferencia completa do pouco que 

restou do DFSP, ja entえo rebatizado de PFS para a nova capital. Jd a sua maior e mais 

) Interessante d notar que vrios Minist6rios e Autarquias permaneceram no rio ap6s a cria9ao da nova 
ca,gI乱え量さ‘an sendo な徴  ste'&s aos poucos. Isto se. sucedeu no recm-criado SNI. cuja Agncia Cetr凪  
permaneceu no Rio de Janeiro atd o incio da ddcada de '70 (ver Gaspari 2002b e 2003). 
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bem preparada Divisao, para ser um Departamento (o DOPS), no ano de 1962 sendo 

regthameritado em hI93,lotado na hierarquia da Policia Civil da Guanabara, mas 

respondendo diretamente ao Secretrio de Seguran9a da cidade-estado (Reznik, pp. 167- 

168). Quando a transi9豆o foi completa, n豆o havia quase nada e quase ningudm para 

operar o 2。  DFSP (1960), depois o 3。  DFSP (1964) e por fim o "novissimo" DPF (1967, 

a PF). Vaie lembrar uma ftxsao institucional que se deu com a chamada Guarda Especial 

de Brasilia (a GEB) para dentro do 3。  DFSP,, passando seu pessoal a servir na PF 

Hist6ricos e andlises deste periodo de transi9きo sao de fato poucos. Vamos primeiro 

obsUrValao pouco que h e depois apresentar uma coletanea de breves relatos 

encontrados em material documental da categoria dos delegados da PF. Um fator tem de 

ser exposto. A Uniao somente nacionaliza sua policia na Lei no. 4.483, de 16/11/1964 

(P6rto, 1987, p.4 e pgina da PF, http://www.dpf.gov.br/histdpf.html,  arquivo 

corrscifrado em junho de 2003). Atd entao, o 2。  DFSP transferido, tinha a mesma 

jurisdi9五o que na capital anterior, apenas sobre o DF. Suas atribui96es (Maritima, 

T6cnica e de Policia Politica, al6m das Especializadas) continuavam as mesmas, mas 

com o "detalhe" de que n豆o tinha pessoal nem estrutura. Mais grave ainda, a Divis乞o 

que -pumanecera intacta, a DPS, ficou no Rio com toda a sua estrutura e pessoal. O 

de1eado P6rto afirma, no que concordamos, que o decreto-lei que nacionaliza a ento 

PFS, foi meramente legal, nao passando a ter exist6ncia nem validade no mundo real. A 

nacionaliza9豆o somente come9a a existir com artigo 210, do Decreto-lei 200, de 

2592i'6? quando o 3。  DFSP, passa a se chamar definitivamente DPF e ganha o embrio 

da estrutura atual 

A data do lan9amento da lei que nacionaliza (em 16 de novembro de 1964) a policia da 

LTraピ  rida como data de ftinda9豆o da PF. O discurso oficial do 6 rg豆o afirma que a PF 

foi moldada (ou remodelada), tomando por base os 6 rgos similares do Canadd, dos 

EUA e da Inglaterra, e isto se sucedeu ao longo dos anos de 1964 a 1967. Podemos 

concluir portanto que ao ser refundado e remodelado, o 6 rgao perdeu em pessoal e 

estTctccr-a o tra9o de conliriuidade que tinha, especificamente desde 1920, com a Se9らo 

de Ordem Social, depois com a 4a Delegacia Auxiliar, passando mais de uma d6cada 

com a DESPS e ap6s duas d6cadas com a DPS. Esta aus6ncia de continuidade seria 

suprida com o chamado "sangue novo", a hierarquia de mando nos cargos de confian9a 

em im s de militares e a transferencia e constante intercambio; fator este u ltimo que jd 
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vinha de uma longa trajet6ria. Antes de observarmos, vejamos uma breve miscelanea de 

sitiiゆes "garimpadas" em mat6rias de perfil e mem6ria encontrados na Revi就a Prisma, 

da ADPF76. 

O primeiro perodo desta transi9ao vai de 1960 a 1964, quando o 2。  DFSP se transfere 

do RkT para Brasilia, mas vai sem pessoal nem estrutura. Funcionava no perodo da 

em9reitada para construir a Nova Capital (Novacap, empresa publica de mesmo nome), 

na segunda metade da d6cada de '50, a Divisao de Seguran9a da Novacap, ent5o sob 

comando a um coronel da Policia Militar da cidade do Rio de Janeiro (ent5o ainda DF), 

e eslt wcpondendo diretamente ao Diretor Executivo da Novacap, Dr. Bernardo Sayho 

(PF em Revista, No. 1, p3z1.). Esta Divis五o, embora fosse dotada de poder de policia, era 

mais parecida a uma seguran9a organica de uma grande empresa do que 

necessariamente um 6 rg豆o policial. Quando se funda Brasilia, havia o Departamento 

Regirril de Policia de Brasilia (DRPB), e neste Departamento funcionava a Guarda 

Especial de Brasilia (GEB). Ambos de pouca dura9きo, o DRPB e a GEB s五o fundidas 

ao 2。  DFSP neste perodo de transi9ao (PF em Revista, No.1, p.34) 

A estrutura da atual PF come9a a ser montada no ano de 1961, com a funda95o da 

Ata 亡rrth Nacional de 1olcia (ANP), no Setor Policial Sul (mesma zona do Eixo onde 

hoje fica a SR-DF), tendo esta institui9ao de ensino policial como fundador, o general 

Osmar Soares (igual ao anterior). Continuava portanto, a permanencia de militares, em 

geral do EB, da ativa ou reserva, 合  frente do trabalho policial que deveria ser 

enrirrirrt,rnente civil. Em 1960, quando da transferncia e reーfunda9言o do 2。  DFSP para 

Brasilia・ノ  este mesmo militar, entao na patente de coronel, era indicado pelo na poca 

titular do MJ, Armando Falc豆o77, para ser o primeiro D-G do Departamento transferido 

(Prisma, No.33, pp.52-53)75. Quando dos primeiros anos, o DFSP contava com 3 

deiegados e 3 escrivaes no DF; respectivamente um em cada delegacia, que ficavam na 

76 Materias semelhantes podem ser encontradas na pgina oficial desta entidade, www.adpforg.bi; na 
secをき早fミ恵J‘くla revista Pris紅、& くta皿bdm da ADPF),enap哀gina de outra entidade nacional くIa categoria, a 
Federa9ao Nacional dos Delegados de Policia Federal (www.fndpf.com.br), especificamente na se9do 
www.fnd.Df.com.br/web/historiailista.asp. arquivo consultado em junho de 2003 
''Fruto das adapta96es, sobrevivencia e longevidade politica e capacidade de "malabarista e equilibrista" 
tipicamente nacionais. Armando Falcao foi ministro da Justia em dois governos bastante diferentes, o de 
Juscelino Kubitschek (JK. 1956-1961) e do general Emesto Geisel (1974-1979). Maiores informa96es, 
embora de fonte h nica e autobiogrfica, ver "Tudo a Declaraf (Falcdo, 1989). 
78 Esta matria trata-se de entrevista e perfil da carreira do delegado federal aposentado Jayme Rubstem, 
que entrara no quadro do DFSP na fun9ao de datiloscopista. ainda na Guanabara. no ano de 1948. 



85 

W3, no Eixo; Taguatinga e Ncleo Bandeirante (igual ao anterior). A classifica95o de 

cai gis 'e un96es foi sendo transformada at6 o ano de l977, quando a fun9五o chamada 

de Inspetor, passa a ser denominada Delegado (haviam na poca algumas titula9うes, 

como Inspetor-Adjunto; Inspetor e Inspetor-Chefe79) 

A ANP come9a a produzir novo pessoal treinado no ano de 1962, com a 1a Turma de 

Detetr vビs8、  sendo este o 1o curso ministrado na Academia). Ja no ano de 1963, forma- 

se a ia Turma de Agentes Federais (Prisma, No. 31, p.59)51. 0 detalhe 6 que estas 

turmas sえo de pessoal realocado, n乞o concursados para o 2。  DFSP (DF em Brasilia) 

0 3。  DFSP nacionalizado, trabalhava com este pessoal treinado na ANP, alguns antigos 

do tcat1t do 2。  DFS anterior e requisitou pessoal funcionrio p立blico federal da 

chamada Policia Metropolitana de Braslia (que embora nao exista explica95o funcional 

plausivel, inferimos que era uma Divis豆o do DFSP da 6 poca, e este pessoal podia optar 

entre ser funcion自rio do DF ou da Uni豆o). O primeiro D-G do Departamento 

nac'yrnthzadoおl o general Riograndino Kruel, que tanto ele como seu irm豆o ひambdm 

general Amaury Kruel)ッ  tiveram suas carreiras marcadas por passagens policiais. Duas 

inova96es do 30 DFSP nacionalizado foi a Divis豆o de Represso ao Contrabando e 

Descaminho (DRCD82; Prisma, No.31, p.59) e o Servi9o de Prote9五o a Dignathrios53 

(Pnsma, 'No. 28, p.S2)a4. O Departamento nacionalizado sob o comando de Riograndino 

KneJ ti'tha em seu quadro inicial l8 delegados和a 6 poca chamados de Inspetores). Foi 

79 Isto tem equivalencia com os termos que se usa para designar o delegado dtular (o "titular do Distrito 、) 
e o delegado substituto, que d em geral quem "paga" os plantes de 5a feira a noite, sdbado e domingo. 
Antes do termo inspetor se general zai. utilizava-se a denomina9ao de comissrio (para o delegado em 
fun6es de chefia). 
8O AItm o e a figura do’・ dete1ive"janaom融s existe naPF. Todo o trabalho in'vestigativo fica a cargo de 
agentes (apfs) e alguns delegados (dpfs). Assim como comissdrio, inspetor e detetive, tambdm nきo mais 
exis&a fiiza do "motorista policiaF, forma de ingresso de muitos profissionais h可e delegados da PF. 
8l Esta matria 6 o perfil e entrevista com o delegado aposentado Waldir Zacarias, que ingressou no DFSP 
eraBde onvembro de 196 L, atuando os 3 primeiros anos da Divisdo de Polcia Internacional (Interpo以  
8コ Eimportante notar que a repress言o ao contrabando tinha outro grau de periculosidade na poca. At6 o 
final dos anos '80, e especiflcamente com a abertura econ6mica de Collor, as quadrilhas de 
contrabandistas tinham status de contrabandistas. Dotadas de poder de fogo e imunidade por acertos com 
autoridades locais, esta era a fundo mais dura do "servi9o de policia" que podia fazer um "federal" neste 
perodo. Nas trajet6rias narradas, a maioria dos aposentados afirma que preferiram atuar na represso ao 
contrabando e a entorpecentes do que na policia poltica. E interessante ver a pagina jd citada da FNDPF e 
sua se9ab de histrico e perfiL 
83 Hoje a prote9ao a dignatrios, especificamente os brasileiros, ピ a rea de disputa de pren'ogativas e 
a .idrミ尼s entre a PF e a Snbehefia Militar do Gabinete de Seguran9a Institucional (OSI). Para maiores 
informaGes ver Lima Rocha, p. 83. 
<' Esta xoatiia 拓i feita com mais um dos ・，oneiros" do 3。  DFSP. este agora do Departamento 
nacionalizado. O delegado aposentado ingressou no 2。  DFSP em 1962 passando para o nacionalizado em 
1964, sendo um de seus primeiros delegados. 
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com este contingente inicial que o novo regime iniciou a montagem de sua "nova 

po血j長i’. 

Uma vez que este 2。  DFSP n豆o teve sua continuidade assegurada, at6 porque tal fato 

seria rrnpossivel sem pessoal e nem estrutura, a lacuna foi sendo ocupada pela 

"transfer6ncia e intercambio", especificamente atrav6s de programa de "ajuda" que 

vinha dos EUA. O estudo destes programas e suas realiza96es, assim como da prpria 

estrutura do 3。  DFSP e da PF, entendemos como sendo algo fundamental. Tomamos 

coinl硫亡rミncia algo q'ue 翫epan (1986) afirma como conceito e fundamento para o 

estudo da organiza9豆o militar brasileira (em especial, no caso dele, do EB e seu "novo" 

profissionalismo) 

Afirma o jornalista e pesquisador acad6mico estadunidense, Alfred Stepan (not6rio 

brasiliarrista), que a "polftica e a ciencia politica tratam do poder" (Stepan, p.16) 

Quando a unidade de anlise prove o grosso dos recursos coercitivos do estado mais 

importante da Am6rica Latina (no caso de sua pesquisa, o EB), analisar e estudar suas 

estruturas e normas passa portanto a ser requisito fundamental (Stepan, p.i'7) 

Entendemos que tal afirma9豆o vale para a PF, com e nfase maior na atualidade do 6 rgo 

do qcie rios seus prim6rdios ou em algumas de suas reformula加es. No exercicio do 

profissionalismo policial se encontram as disputas de projetos que determinam o futuro 

do6 rg豆o, e na atualidade, da capacidade de coer9ao e influencia de boa parte das 

opera96es politicas com tra9os investigativos (como as tao utilizadas Comiss6es 

Pa*&rcとrftares de Inqu血 to, CPIs). Boa parte desta forma95o profissional, foi formulada 

atrav6s dos tempos, nas influencias obtidas, segundo o discurso oficial, nas agencias de 

seguran9a e policia de governo central dos EUA, Canadh e Inglaterra. A matriz desta 

"profissionaliza9ao", se encontra nos convenios e "auxilios" realizados no pos-guerra, 

vicrdos dos EUA, como forma de influenciar o funcionamento do 6 rg言o estudado 

Tomamos como refer6ncia para esta parte do trabalho a vigorosa pesquisa de Martha 

Huggirrs, transformada em livro "Polcia e Politica" (Huggins, 1998), onde a autora 

estuda os conv6nios e ajudas na forma9ao de policiais de paises hemisfricos dos EUA 

Iniciamos a partir do perodo do pos-guerra, embora reconhe9amos que os convenios, 

estdgios e a pr6pria presen9a do FBI no Brasil data da d6cada de 1930. Afirma a autora 
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que desde a funda9五o da international Corporation Administration (ICA), no inicio da 

dt'afra ie '50,6 quando "curiosamente" se iniciam os programas de assistencia policial, 

contando com convenios com universidades estadunidenses85 

Pela pesquisa da autora data de 1957 o primeiro convenio de assist6ncia entre as 

poikias do Brasil, passando pelo antigo DFSP e sua DPS, e a lA dos EUA. Mas, em 

registros da ADPF (Prisma, No. 33, p.8), em correspondencia enviada pelo delegado 

aposentado pela PF, Odenir Cicero de S, consta uma fotografia hist6rica de 1952 

Nesta, posa para registro uma turma do DFSP (peritos, comissrios - depois inspetores, 

ap6s iigados一 e detethes~ap6s agentes) que neste mesmo ano haviam feito "curso 

de aperfei9oamento" nos EUA 

Voltando a narrativa central, o conv6nio com a ICA havia sido assinado quando o D-G 

do EFSP era o sempre presente general Amaury Kruel, no ano de 1958 (Pinheiro, pdg 

XIV, no Prefcio de Huggins). Este tipo de enlace 6 fundamental, pelo argumento da 

autora, com o qual concordamos, O mesmo Amaury Kruel havia sido oficial de 

intelig6ncia e enlace da FEB na 2a Guerra junto ao comando de opera96es Aliado, sob a 

cooititriaro dos EUA cantes passando 3 meses internado, estagiando na Inteligencia 

Militar dos EUA, Pinheiro, p.XIV in Huggins). Amaury Kruel86 tamb6m foi o 

responsdvel pela cria9豆o do Grupo de Dilig6ncias Especiais do DFSP (Barbosa, 1971, 

p,3 1), operando no estado da Guanabara. Este Grupo, sob comando do detetive 

Eunfndes Malta de Sd (conhecido como Malta87), foi simplesmente o embrio do 

s5 ・Curiosarnente" tal prtica se reproduz no Brasil, ao menos quando o tema tratado 6 a formado 
humanista. em estudos e ciencias sociais e temticas vinculadas a questo social no Brasil 
contemporneo. No sao poucos nem raros os convenios entre 6 rgos policiais estaduais e universidades 
pblicas, estaduais ou federais. Os intentos de reforma policial (por sinal todos fracassados segundo os 
prphos protagonistas) passavam tamb6m por treinamento em universidades estaduais (ver Benjamin 
1998. e Soares 2000). 
86 Lao-s e, ncula96es pessoais que tambm passam p01' "laos de familial O irmdo de Amaw3,na 
d6cada de 1930, Riograndino Kruel (conforme ja dissemos, primeiro D-G do DFSP do governo Castello 
Batno, tawb6m gacho e toilitar de carreira do EB com longas passagens policiais, trabalhou (quat4o 
era tenente) como inspetor-chefe da DESPS, no governo Vargas. Seu comandante direto, o ento Chefe 
de Policia do DF de Vargas. era o capitao do EB (na poca) Filinto Muliei; que foi condecorado pelo 
governo do III Reich em 1938, e na ditadura militar, era presidente da ARENA no governo M6dici 
(Gaspari, 2002a, p.151). Simultaneamente a atuado de Riograndino na DESPS, Amaury (na poca 
capito) era chefe da Policia Municipal do Rio, (extinta) a servi9o do prefeito do DF. nos anos de 1936 e 
1937 (Prisma. No, 29. D.49). 
、 (i Lfeteflva Malta e reconfiecidamente o precursor do Esquadrao da Morte. antecessor da Le Cocq no 
rio. Fazia tamb6m o papel de intermedirio central entre a Banca do Bicho (a cpula da contraven9百o do 
jogt,', t '5 'autoridades politiais. Um relato pormenorizado das atividades de Malta est no livro de 
reportagem. sob a foi-ma de romance-reportagem. 'Avestruz, Aguia e ... Cocana (Meinel. 1994). A P 
ediF10 4期 abra foi no ano de 」987 e valeu pam o autor 6 anos de desemprego e ostracismo. al'm de 
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Esquadr豆o da Morte (que depois viria a fundir-se na Escuderie Le Cocq, E.M.) 

Ccir&iime afirma Huggiiis, estas conex6es e la9os pessoais sきo parte centr誠  da 

transferencia e forma9五o "profissional" da "nova" policia 

Foi no governo Kennedy que os programas de assist6ncia policial foram separados dos 

dern-ais proporcionando assim a aproxima9ao e presen9a da central intelligence Agency 

(CIAっ  Ag,ncia Central de Intelig6ncia, como opera96es de inteligencia externa) deste 

programa especifico. Por influencia do Pentagono (equivalente ao Minist6rio da Defesa 

dos EUA), caracterizou-se ao conflito de liberta9ao nacional e as quest6es sociais que 

resth'i'c'am em levantes populares como to importantes quanto as chamadas gueTTas 

convencionais. Caracterizado assim, o papel das policias, como sistema de alerta e 

preven9豆o de conflitos politico-militares, passa a ser essencial. Fruto desta andlise 

politica foi a decisao concreta de fundar, em 1962, a international Police Academy 

(IPA8 , Academia Internacional de Policia), centro de excelncia nos programas de 

"formaao profissional para policias amigas dos EUA" (Pinheiro, p.XIV in Huggins) 

Entre os anos de 1962 e 1973, a IPA chegou a formar mais de 5.000 policiais 

estrangeiros ali treinados, lidando basicamente com temtica de policia politica e guerra 

aritrri'srnie d onal. 

Se a IPA era o centro de instru9きo de excelencia dentro do territ6rio dos EUA, sua 

faci1rada jurdica de forma9do no estrangeiro era o く2tfice げノセMc・ Saノeか (UPSフ  
Escrit6rio de Seguran9a P立blica), hierarquicamente subordinado a Agency for 

international Development (AID, Agencia Internacional de Desenvolvimento), mas na 

prtica sendo uma plataforma operacional da CIA. Foi o OPS o 6 rg5o de enlace e 

traTrsTt'rineia "profisslonth" para a policia brasileira, DFSP e PF de l967 incluidos, a 

partir do inicio da dピcada de '60 (Pinheiro, no Prefcio de Huggins, p.XV). O OPS 

operava partindo das orienta96es e fundos da CIA para as politicas do Hemisfrio 

Ocidental (W}I), subse9五o para Am6rica Latina. A politica internacional de fronteiras 

ideMgicas nao poderia ser surpreendida por uma outra Cuba (lembremos que no ano de 

amea9as de morte e atentados a sua vida e de seus familiares. Conforme ja afirmamos antes, nosso 
pr6ximo trabalho ter como um de seus eixos o EM, desde os anos 1950 at6 sua presen9a como for9a 
decis.frr cio estado do Esprito Santo no ano de 2002; por isso mio aprofundamos o tema nesta 
dissertacio. 
88 A 工P A tRNepara o pessoa! de. polcia um papel semeilvante a mais conhecida congenere militar, a Esco!.a 
das Am6ricas; seja quando a mesma funcionava no Panam, ou ap6s com sua transferencia para Fort 
BraLg,g. Carolina do Sul (por sinal, este um importante centro de treinamento de for9as especiais e 
unidades de elite do Ex6rcito dos EUA). 
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1962 se da a Crise dos Misseis e pouco tempo antes o regime de Castro rompe com os 

E13勾,sendo que em nosso pais, os fundamentos legais e ideol6gicos da "seguran9a 

nacional" hd muito orientavam o DFSP e em especial a DPS 

O mecanismo de influ6ncia politica 6 facilmente perceptivel e por diversas vezes 

repedo ao longo da hist6ria. Atravs de padr6es e rigores de um novo 

profissionalismo, temas de ordem t6cnicos ganhavam perfil ideol6gico, refor9ando 

apenas o que j自  existia, da preocupa9ao com a seguran9a nacional e a atua9五o como 

policia poltica do 6 rg5o a servi9o do governo da Uni五o. Tanto os aspectos de 

intioza魂o tecnol6尋ca como os padr6es organizacionais serviram como correia de 

transmiss豆o dos interesses e alvos prioritdrios da politica hemisfrica dos EUA. 

Certamente o emprego ttico de algumas unidades (conforme veremos mais adiante, ao 

nivel dos estados, como as equipes de tipo Esquadrao) deu mais resultado a curto prazo 

do qae as diversas reforrnula96es pelas quais passou o DFSP na transi9do e a PF em 

seus Qrim6rdios. A urgncia de conseguir um padr五o razoavelmente positivo em termos 

operacionais deixou a estrutura organizativa (no caso do DFSP) em segundo plano, mas 

ainda assim, alguma transfer6ncia significativa foi realizada89 

Se por vezes o inicio da influencia "t6cnica" se d自  de forma lateral, como no caso do 

cocrvrrk firmado em 1957 pelo governador de S言o Paulo com a ICA (Huggins, p.1 12), 

ou com a visita sua e de mais dois altos funciondrios da cpula do DFSP, em 1958, 

comandados por Amaury Kruel (igual ao anterior), noutras estas transferencias t6cnicas 

sao acordos de governo, para reestrutura e equipagem de um 6 rg5o central. Uma 

tran誠しiもncia executada a partir desta 立  ltima visita foi o estabelecimento do convenio 

para a instala9五o do Programa do Ponto Quatro (Huggins, p.1 13). Este Programa 

consistia na permanencia de profissionais de seguran9a estadunidenses, no interior de 

um 6 rgao de um pais anfitri5o, de maneira a constituir uma nova burocracia, 

modernizada e cosmopolita. Estes profissionais visitantes funcionariam de modo 

89 Um exemplo desta transferencia se dd tambem nos cursos que o pessoal mais antigo no DFSP fez ao 
loig》 d? .aneira. Todos de ordem "t6cnica', implicavam uma transferncia de saber e capacidade de 
interven9ao para o 6 rgdo policial da Uniao. Um exemplo disto foram os cursos de aperfei9oamento feitos 
pelo veterano perito criminal federal (pcI). Ant6nio Carlos Villanova, cujo ingresso na policia e na antiga 
PCDF, no ano de 1936. Em sua carreira no DFSP e depois do DPF, fez curso de Administra戸o Policial. 
Criminalistica e Investiga9do Criminal e T6cnica de Interrogat6rio; na Alemanha (antiga RFA) fez 
especializa9ao em Exame de Documentos e Anlise de Tintas e Investiga9ao de Incendios e Explos6es: 
na Franga estudou Investiga9do Especializada em Explosivos. Terrorismo e Sabotagem (Prisma, No.30. 
p.うめ．  
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paralelo ao regimento e organiza頭o interna em vigor, e aos poucos, serviriam de 

exerrrp'it para a remodelagem do 6 rg.o conveniado. Vale observar uma no9ao poltica 

bdsica, da importをncia da burocracia como pessoal permanente e gestor dos 6 rgaos de 

Estado. De maneira simples, se nao 6 a burocracia quem necessariamente governa, sem 

a burocracia nao se governa. Se este pessoal permanente recebe sua "t6cnica" e modus 

aperurth de outra matriz, e, seus controladores ndo dominam a estas rotinas, pode-se 

dizer a1ue o poder de influencia da "assistencia t6cnica" sera bastante considerdvel 

Seguidas rotinas de "moderniza9ao e aperfei9oamento" foram executadas no 6 rgo 

policial a servi9o da Uni豆o, especialmente ap6s a sua nacionaliza頭o 

Ainda no ano de 1964, duas medidas de reorganiza9ao do Estado central brasileiro, no 

arnbft了  da seguran9a nacional, foram tomadas. Estas foram a cria戸o do SM e a 

nacionaliza9豆o do DFSP. Este segundo 6 rgo passa portanto pela 3a reestrutura9ao de 

sua vida, separando outra vez mais o servi9o estadual (neste caso passando o pessoal 

que opta pelo servi9o somente no DF a fazer parte da Policia Civil do DF, jd em 

Bm1thtソ & federal. Frc10 de um dos acordos com o OPS, uma viagem de "conv6nio" 

do general Riograndino Kruel (entao D-G do 30 DFSP) e seu auxiliar, tenente-coronel 

do EB Amerino Raposo Filho, onde ambos "visitaram" as instala96es da CIA, FBI, do 

Departamento do Tesouro (que na 6 poca ainda controlava o Servi9o Secreto) e tamb6m 

para Departamento de Policia Metropolitana de Nova York (Huggins, p.145) 

Uma das consequencias diretas desta viagem de intercambio foi a cria9do e instala車o 

de arrr novo instituto do DFSP, o Instituto Nacional de Identifica96es (INT). Al6m das 

ftin96es de papiloscospia, o TNT operava como central de telecomunica96es do novo 

Departamento (Huggins, p. 146), sendo coordenado por um estagirio do OPS que ficara 

6 meses nos EUA aprendendo a operar mecanismo complexo de telecomunica96es. 

correto afirmar que o TNT!. foi a primeira estrutura nacional do novo Departamento, 

abth わ  S escrit6rios regionais no pais, comandados desde a sede do Instituto em 

Brasilia (Huggins, p.146). A fun9ao do TNT e do DFSP era como 6 rgao de apoio na 

incipiente repressao a s contesta96es politicas contra o novo regime. O bra9o operacional 

desta represso, at6 a cria9ao do SM, e mesmo depois, at6 a cria9do do Sistema de 

Seg ccr灯Ig a Interna (SISSEGIIN) e seu bra9o operacional direto (os Destacamentos de 

OperaF6es de Informa96es, os DOIs, com funcionamento colegiado), eram os DOPS das 

policias civis estaduais, destacadamente os do Rio e Sao Paulo 
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O INI tamb6m representou uma nova experincia de trabalho em conjunto, uma vez que 

a TIs'Ltha車o de seu 誠sterna informatizado passou pelo convenio com a multinacional de 

computadores de matriz nos EUA, IBM (Huggins, p. 147). Operando com sistema 

informatizado, o TNT centralizava as comunica96es nacionais, superando aos poucos a 

antiga rede telegrdfica de urg6ncia, centralizada pela antiga DPS do DFSP com sede no 

ex-DF. Podemos entender este papel de apoio do INIDFSP e ndo necessariamente 

operacional por alguns fatores. O carter de policia civil do 6 rgo a servi9o da Unio, 

retirava deste DFSP nacional a capacidade de interven9豆o direta para garantir a ordem 

do novo regime nas varias cidades do pais. A capacidade investigativa era pequena e 

mi*Ltls cmcionrios operavam fun96es de controle de burocracia, como 6 o caso da 

Martima. Para conter a ordem e garantir o protagonismo militar no novo regime, havia 

que se come9ar por um modelo de seguran9a publica integrado, tal como ocorreu. As 

guardas civis foram dissolvidas assim como qualquer policia de base municipal. Se 

unrficaram as policias miLitarizadas sob o signo de PM (Policia Militar) sob comando do 

governador de estado (tambem indicado pelo governo central). As PMs fazem o 

policiamento ostensivo e sをo comandadas por oficiais do EB, no organograma da 

seguran9a interna, eram (e ainda s五o classificadas) como for9as auxiliares, assim como 

os Cirpt,s de Bombeiros militarizados). Sem pessoal para operar a repress豆o poltica na 
Uniof se passa o servi9o (e n乞o a coordena戸o) para os DOPS estaduais (num primeiro 

momento, 1964-1968), especialmente o de Sao Paulo. A partir destes centros de 
excel 6ncia, faz-se um primeiro vinculo de fato e concreto entre os 6 rg豆os militares de 

intehgrria, o SNT cabea do Sistema (S1SNI) e no campo da repressdo direta, o 

SISSEGIN, comandado a partir dos CODI-DOT 

Apontamos assim uma interpreta9ao do porque da PF ter ficado "imaculada" (palavras 

texixrs d delegado Alciomar, ver anexo D,na repressえo poltica do regime militar 
No 9 ue a PF n五o operasse, mas operava pouco e n豆o era protagonista. A existencia de 

concursos publicos para ingresso (fato que nao havia no SM) e a fun9えo de polcia 

judiciaria, direciona quem quer "fazer servi9o de policia pura" para ser agente e 

de1ecrckr da PF. Somadas s evid6ncias empricas (os fatos historicos) que aqui 

narramos, eis uma interpreta9do que trazemos que ajuda a afirmar a imagem que a PF 
tem hoje 
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Retomando ao tema das transferencias, com certeza o conceito correto a ser utilizado6 

o ie: rrierencia do OPS nos assuntos internos brasileiros. Como exemplo gritante, 

vemos que o OPS passou para o rec6m-criado SM toda a listagem de pessoal do 2。  

DFSP que foi estagiario nos EUA ou no Panama (respectivamente na IPA ou na 

Interamerican Police Academy, lAPA) e a partir destes o Servi9o estabeleceu mais 

vrrctrkis de redes pessoais como Departamento (Huggins, p.147). Ambas institui96es de 

ensino pertenciam ao OPS e este por sinal, era coordenado e dirigido pela CIA, como 

uma fachada juridica de 6 rgao para promo9ao de convenios e ensino. E not6ria a 

participa9豆o de pessoal da CIA atrav6s do OPS. Um deles, sem d立vida o mais 

cothiwito, foi o agente de liga9五o da CIA, como consultor do OPS, o policial Italo- 

americano Dan Mitrione. Outro, um consultor escalado para trabalhar diretamente no 3。  

DFSP, Philip Weatherwax90. Tamb6m viria desta presen9a do OPS a referencia tantas 

vezes repetidas que o 3。  DFSP deveria ter como 6 rg豆o espelho o FBI (fato esse que em 

nerr&mr momento, no organograma e hierarquia, se reproduziu). Lembremos que se 

tratava do FBI de J. Edgr Hoover, e que talvez uma semelhan9a al6m da dedica9ao de 

policia politica (antes feita pela DPS), fosse a extens豆o nacional de sua jurisdi9ao9' 

Apenas para concluir estas evidencias da gestao do OPS no Brasil, temos o dado 

api亡serft-ado pela autora 1iggns (p.22の de que entre os anos de 1959 e l972, o OPS 

treinou mais de 100.000 policiais brasileiros92. Em contraparte, o discurso oficial do 

chefe do OPS, Theodore D. Brown (Gaspari 2002b, p.33 1), em depoimento no Senado 

dos EUA, no ano de 1970, afirmava que seu 6 rgao havia treinado apenas 98 policiais 

civfs &nr証leiros. Admitindo ou n豆o os n丘meros oficiais ou oficiosos, foi sem ddvida o 

OPS (leia-se, a CIA) uma presen9a marcante na pr6pria politica de seguran9a no pais, o 

que significa uma ingerencia direta nos assuntos de Estado do Brasil. A hist6ria se vera 

repetida junto a PF na d6cada de '90, conforme veremos no pr6ximo capitulo 

9O Para os dois nomes, antes mesmo da leitura e consulta a Huggins. n6s jd haviamos identificado a estes 
dois cws atravds da leitura (tambm recomendada pela autora) do livro "Dijrio da CIA, pa・ dentro da 
Companhia" (Agee. 1976. edi9do brasileira). O autor Philip Agee, foi agente da CIA para o WH, 
subseqo da Am6rica Latina、  tendo operado no Equador, Uruguai e de enlace com o Brasil, isto na d6cada 
de 1960. 
91 Contemporaneamente. a partir da d6cada de 1980. uma outra leitura e retrato do FBI vem sendo 
transmitido atrav6s de produtos de comunica頭o. Interessante 6 observar o contraste com o livro de 1964. 
com  edi9ao brasileira em 1966 (Cook, 1966), "0 FBI por dentro". Neste, as opera9es internas do FBI 
sob comando de Hoover sao retratadas com preciso atravs de documentacao e deDoimentos. 
- LaDe uma observa9io. lmbora estes sejam dados obtidos no livro de Huggins. e a autora os buscou em 
fontes ifs武 dignas. certamente no foram mandados pani fora do pais loo ooo policiais. Consideremos este 
nmero a soma dos que foram em viagens de intercmbio, receberam treinamento no exterior, foram 
trenain.s.やユr consultores no Brasil e/ou estiveram sob coordena9do de algum porofissional da OPS 
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Uma presen9a sim, e bem constante, tanto do 3O DFSP nacional como ap6s 1967 da PF, 

foi 'scia 'atua9五o como rgらo censor da ditadura militar. Exemplos s5o vrios (citamos 

alguns mais marcantes a seguir), mas essencialmente, estando validado poder de 

censura do Estado, era a PF a sua executora. A censura, proibi9ao, busca e apreensao de 

produtos culturais e materiais taxados de subversivos, sem duvida alguma, marcou mais 

a PP dcrrante a ditathira militar (especialmente na vigencia do Al-5, de dezembro de 

1968 'a. decreta9ao da Anistia em 1979) do que qualquer outro tipo de opera9ao policial 

de tipo classica 

Considerando a aus6ncia de registro publico do 6 rgえo, tanto de suas altera96es, como a 

his長ra 'e os titulares das f\in96es mais importantes (a exemplo do que ocorre no FBI, 

conforme j citamos); considerando tamb6m que a visibilidade da PF ganha for9a mais 

que nada a partir da Constitui9ao de 1988, apresentamos a seguir um esfor9o de 

"garimpagem" de alguns fatos e procedimentos que podem nos oferecer "pistas" 

(im''rrrc'iaり para o raciocnio politico das altera96es e inodus operandi do 6 rgo at6 o 

ano de 1987. As fontes s豆o a revista da ADPF, Prisma; e conferidas no perfil de 

delegados aposentados, na pgina oficial da FNDPF. Alguns dados mais relevantes 

tamb6m foram obtidos nos livros de Gaspari. Apresentamos os dados e comentarios, a 

segciri 'erri ordem crono6尋ca 

Come9amos esta curta cronologia lembrando que, o primeiro Diretor-Geral do 30 DFSP 

nacio'rnri ti o general Riograndino Kruel, em novembro de 1964 (Gaspari 2002a, 

pJ88',. Neste mesmo periodo, o tamb6m general e frequente operador de policia, 

Amaury Kruel, comandava o II Ex6rcito, com base em S豆o Paulo (hoje este comando 

equivale ao Comando Militar do Sudeste). A primeira mudan9a de pessoal do 6 rg豆o se 

dhTro' iTi 亡nor do 2。  DFS?, que era baseado em Brasilia. Seu pessoal pode oかar entre 

permanecer baseado em Braslia, passando a servidor da Policia Civil do Distrito 

Federal (Braslia) ou entao passar a al9ada federal, estando fixo no DFSP com jurisdi頭o 

nacional. Pela falta de pessoal, foi aberta a possibilidade de retorno dos quadros do 

Depnrtarrrento quando este era fixo na cidade do Rio de Janeiro, al6m de serem 

convoca.dos servidores p丘blicos de outros estados (ver entrevista com o delegado 

Bolivar Steinmetz, no anexo I) 
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Al6m da rede de comunica96es do TNT, a maior atividade do 30 DFSP na ditadura foi a 
一一  一93 11一  一  一一一一  」一ー一一  一一一  」一  こ．一,二一一一ー～一‘,、 ,ーー一  二、．に“』：ーズI、  へ．ー＋へAへ  へ＋~.．に＋ A,.；へじensaIa . r,m menos ue um alio uじ IUIIL.IOII4IIICIILV しviu juiiさuiiau し  ii」し、ハ V U しにンIよIしUよハろ  

a censura do 3。  DFSP jd havia apreendido cerca de 17 mii volumes de 35 obras 

acusadas de "difundir doutrina veementemente repelida pelo povo brasileiro" (Gaspari, 

2002a, p.231). Simultaneamente as atividades de censura, registro e coordena9ao de 

teecrntrnica 96es, a A?'TP seguir funcionando no novo regime. Foi no ano de 1965 que 

esta Academia treinou e formou a 1a turma do Curso Superior de Policia, destinado a 

formar gestores e dirigentes do 6 rgo 

2.3) A Policia Federal. o Departamento 6 reformulado, a policia cartorial do regime 

11砧：hm負967-1985) 

No ano de 1967, al6m da mudan9a de nome, de DFSP (o 3。 ) para Departamento de 

Polcia Federal (Policia Federal, PF), come9a uma reforma administrativa e renova戸o 

dos Quadros. Atravs de conv6nio do minist6rio da Justi9a com outros minist6rios da 

administra9豆o federal, a PF passa por intento de moderniza9豆o, embora n豆o fosse o 

6rg豆o protagonista para atuar na repress豆o politica da ditadura. Neste novo perodo, a 

pflT1f(f gest五o marcane, ao menos pelos depoimentos de servidores da印oca, foi tanto 

a primeira como a segunda vez no posto de D-G do ent豆o coronel (1968, inicio do ano) 

e depois general (1982) Moacir Coelho. Responsavel por implementar reestrutura96es, e 

tamb6m por ser adido de intercambio na Inglaterra, Coelho 6 bastante citado nas 

entrevfsas com delegados aposentados (ver Prisma, No.33, p.56) 

Neste mesmo ano que Coelho atua como D-G, a fun9豆o troca de titular, sendo que no 

mori-rerrCa do decreto do AI-5, o titular da PF 6 o general Silvio Correia de Andrade 

(Gasari 2002b, p.212). Nota-se que a PF teve como papel operativo no decreto do AI-5 

foi a apreensao da edi95o do jornal O Estado de S豆o Paulo (na madrugada de 12 para 13 

de dezembro de 1968), parando as mdquinas e apreendendo a edi9ao ainda na forma 

(3, sIJそ :i 2002b, p.331 ) 

93 E interessante observar que nem o censor titular escapou da lei, O entio homem de confian9a de 
Ric男 wi臨DKruel. o~ gacho' Romero Lago, era na verdade o mineiro Hermenildo Ramires de Gado) 一  
foragido da JustiGa por estelionato. O censor titular foi descoberto 2 anos depois de ocupar o cargo, isto 
no ano de 1967 (Gaspari 2002a. p.222). 
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Enquanto na frente operacional, atuando como "policia de linha" a PF apreendia jornais, 

deritit, Lo 6 rg5o uma sria mudan9a se sucedia. As duas primeiras turmas de 

concursados, no concurso externo para motorista policial e para inspetor (hoje chama-se 

delegado) eram formadas na A P, a ia em 1968 e a 2a em 1969 (Prisma, No.31, p.58) 

Simultaneamente permaneciam os chamados concursos internos (chamado de promo9do 

ft rif yrrai1 na carreira, abolidos em 1988), quando um servidor pode fazer exame e subir 

na hierarquia do 6 rgo. Por exemplo, um servidor poderia ter entrado como agente- 

auxiliar (hoje nao existe mais) ou motorista policial, ter feito curso de Direito noturno 

enquanto exercia as fun96es na PF, e depois, por concurso interno, passar a condi9ao de 

d&i プgio yer entrevisl2t com o delegado Alciomar, tendo ele mesmo passado por isto) 

No ano de 1969, durante a gest五o como D-G do tamb6m general Jos6 Gretas Cupertino 

(ver Prisma, No.34, p.53), se aprovam portanto os concursos internos e tamb6m ocorre 

um concurso para motorista-policial (fun9豆o esta que nao mais existe; ver entrevista 

com B thvar). 

Internamente, estas duas primeiras turmas de inspetores, e ap6s as turmas formadas por 

agerrtes ha 6 poca ainda agente-auxiliar e agente) concursados a partir de 1972, 

passaram a autodenominar-se "sangue novo", que viria a "oxigenar a PF" (ver Prisma, 

No.33, p.58). Particularmente entre os inspetores, esta autodesigna9豆o de "sangue 

novo", gerou inc6modo e desagrega9豆o. Um fator explicativo era o fato dos aprovados 

em ttrrrcctiso para inspetor serem jovens na印oca e ja dotados de diploma de 30 gra'u; 

en9uanto a imensa maioria dos entdo inspetores galgara a carreira policial a partir de 

postos mais baixos, muitos entraram sem concurso (transferidos, nomeados ou por 

indica9ao) e tiveram passagens por "servi9os de policia politica". Interessante6 

o&srvar o perfil de um "sangue novo"94, aprovado em concurso de 1972 para agente 

(viria a tornar-se delegado por concurso interno no ano de 1975), tomando posse em 

1973, ficou contente de poder sair da Censura e na DOPS (federal) para, 

Trata-se do dpf aposentado Wiadirnir Cutarelli, na pagina da ffidpf, 
鰍卑z伽ww.udpf.com.brIwth'b.istoriaImateiia.asp?id=2.6 (arquivo consuliado em junho de 2003). Nota-se 
que embora com trajet6rias distintas, tanto ele como o apf Garisto (ver entrevista) e outros mais ou menos 
not6rios no Departamento. evitavam de atuar na Censura e na Ordem Politica e Social para fazerem 
"servi9o de policia". 
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voluntariamente, atuar em um dos primeiros flagrantes de cocana de S豆o Paulo (meio- 

quio, 52I0 grs,em 19'IザD 

Uma outra atividade que pertencia a PF, embora ndo exclusiva, e onde o o rg五o teve 

algctimr atua9do no conflito interno de baixa intensidade que ocorria no Brasil, era o 

Servi9o de Seguran9a a Dignatarios (nesta e poca do AJ-5, lotado nas DOPS da Federal) 

Quando por exemplo a organiza9ao politico-militar Vanguarda Popular Revoluciondria 

(VPR) realiza o sequestro do embaixador alem5o no Rio de Janeiro, em li de junho de 

19'7も,sca escolta era feita por tres agentes da PF. Os tr島  ap質り  estavam 

respectivamente, dois num carro de escolta atrds do velculo do embaixador e outro no 

banco do carona, ao lado do motorista. Um faleceu com um tiro no peito e outros dois 

se renderam no ato (ver Gaspari 2002b, p.202). Um m6s depois, uma Diretriz 

Presidericjaj estabelece o SISSEG1N, Sistema de Seguran9a interna (ver Lima Rocha, 

pp. 68-70 e Gaspari, 2002b, pp.176-177) e pouco depois come9am a operar os DOIs 

Nota-se neste perodo de vigencia do AI-5 e repress豆o polltica funcionando a pleno, 
dth ア  afrthes para os titulares da PF. Um, quee logico, assim como para os demais 

postos de seguran9a publica, eram oficiais do EB que ocupavam a maior parte das 

fun96es de superintendentes (nas SRs) e os encargos comissionados e de confian9a do 

Orgdo. Para D-G, eram na totalidade oficiais de Exercito, sendo que a maioria foi de 

gerrerarsE,havia grande rotatividade na fun9ao. O D-G da PF no incio do ano de l971 

era o ,enera1 Nibo Caneppa da Silva (ver Prisma, No. 33, p.62). Quase que 

simultaneamente o general Moacir Coelho (o mesmo que quando coronel ja havia 

dirigido a PF) fazia estgio na Inglaterra, especificamente no SS (Security Service, 

Sercivod e Seguran9a, tambem conhecido como M1-5). A maior e nfase que este militar 

de carreira deu em seus relatorios, foi de intercambio de estudos para formar a Escola 

Nacional de Intelig6ncia (EsNI), tendo ficado bem impressionado com a se9豆o de 
estudos do MI-S que se dedicava especificamente ao controle do Ulster (ou da Irlanda 

do Mirt ou dos 6 condados, variando o termo pelo ponto de vista poltico de cada 
autor)96 

95 i-. 

難議
e conversascao Sociaide concursos綴feitas nas dependncias da SR-RS (em maio e junho de 2003).,erintendncia me foi dito algumas vezes a nocio do sanguemesmo estando o pas em plena vigncia do Al-S. 

D

lver entrevista com o 
general fundador da EsNI Enio dos Santos Pi眠iro em Castro. D'Arau

jo eDillon Soares (p. 135). 
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No ano de 1972, conforme jd dissemos, se forma a 1a Turma de agentes concursados da 

PEf! ivrn1oremos, ja havia uma do DES? de Brasiliの,vindo este pessoal (agentes- 

auxiliares e agentes) a tamb6m formar parte do "sangue novo" do6 rgきo (ver Prisma, 

No. 39, p.72). Neste mesmo ano, nova troca na Dire9豆o-Geral da PF. O general que era 

o nimero 2 da 1a campanha do EB no Araguaia, Ant6nio Bandeira, depois da derrota 

(em 1972 ainda), para as For9as Guerrilheiras do Araguaia (FGA), bra9o armado do 

partido marxista de linha maoista-albanesa, Partido Comunista do Brasil (PC do B),6 

transferido de Santar6m (PA) e Xambioa (ent豆o norte de Gois, hoje TO), bases 

operacionais desta campanha, para o edificio-sede da PF em Braslia (ver Gaspari, 

20c3乏ID,P425). No ano seguinte, este mesmo general, que tamb6m ja e就eve lotado no 

CIEx7 em conjunto com este u ltimo 6 rg五o do EB, realiza um grampo sobre o general 

Golbery do Couto e Silva. A leitura racional deste ato,6 que ambos 6 rg豆os exerciam 

vigilancia sobre a outra ala do regime (encabe9ada por Ernesto Geisel e Golbery do 

Cocrtr e Sdva), fazendo-se notar uma grava9まo de Golbery com Jlio de Mesquita Neto 

(da familia proprietdria do jornal O estado de Sao Paulo)97 

Fazendo valer uma atua9ao legal, da parte da PF, e de controle do conjunto do aparelho 

deE tta&,, por parte d o SNI, estes dois rg5os realizam uma opera9五o co可unta de 

grande importをncia para a vida futura do pa& Em fevereiro de 1974, prendem em 

flagrante uma quadrilha da Policia do Ex6rcito (PE), lotada no DOl-CODI do I Ex6rcito 

(Rio de Janeiro), que era comandada pelo capit豆o Ailton Guimar豆es Jorge e associada 

ao '?nymem de ouro da Policia Civil da Guanabara", um dos fndadores da Le Cocq, 

comissrio (depois, delegado) Euclides Nascimento (vulgo Garotdo). At6 entえo 

intocavel, o DOl-CODI no I EB sofreu uma repress豆o interna, viu esta equipe ser 

dissolvida e 4 anos depois, todos expulsos do EB (ver Gaspari, 2002b, p.370) 

Nesta mesma 6 poca (meados dos anos 1970, e ja na Abertura de Geisel), 

espec'ificamente no ano dc 1976, a ANP era dirigida por um almirante (comandante 

Clemente) e 70% de seu conteudo ainda era voltado para policiamento poltico (ver 

entrevista com Garisto, em anexo). Em 1977, definitivamente se abole o nome de 

97 Para este dado, ver Gaspari 2003, pp. 244-245. Uma interpretaGdo que fazemos ピ  que o padro dos 
1ao. . 'tnjソi.1.os pessoais prepouderaram nesta opera o, ou melhor, nesta co可untura. onde os 6 rgos e 
servi9os de informa96es tinham papel politico preponderante na vida do pais, fez-se prevalecer. Os 
vinculos do general Bandeira com a comunidade de informa96es do EB o fez participar. ele e a PF. desta 
e de outras opera96es de vigilncia sobre autoridades e outros grupos dentro do meio militar e 
empresarial. 
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inspetor, passando a ter a PF as denomina96es atuais: papiloscopista, escriv5o, agente, 

pel tw 亡  iielegado. Um ano depois, no ano de 1978, a ANP muda-se para suas novas 

(atuais) instala96es, jd fora do Eixo, na Estrada Parque do Contorno, cidade-sat6lite de 

Sobradinho/DF. A a rea destinada a ANP 6 de 600.000 m2, e tem capacidade para 

abrigar 450 alunos (IPF em Revista, No. 01, pp.34.-35). Nota-se que os nmeros 

absl cnos de servidores concursados tendem a aumentar, assim como as fun96es da PF. 

No inicio do governo Figueiredo, embora ainda nao fosse obrigat6rio o diploma de 30 

grau para todas as fimG6 es, mas com a subida no nivel m6dio de escolaridade e da 

entrada de mais "sangue novo", muda-se a politica salarial. A carreira policial federal se 

torna portanto, um pouco mais atrativa, no ano de 1979, com uma consider自vel aumento 

da base salarial dos servidores do 6 rgo (ver entrevista Bolivar, em anexo). Ainda no 

gov亡Ii曲Figueiredo, o general Moacir Coelho retorna como D-G田risma, No. 28, p.28), 

sendo este, segundo declara9do de servidores aposentados, respons台vel pela estrutura da 

PF que come9a a operar na Abertura politica e jd em regime de democracia competitiva 

(embora nao fosse plena, a reformula9do partidaria de 1979 permite a cria車o de novas 

legerrdas, indo al6m do bipartidarismo do regime, com ARENA e MDB) 

Um caso relevante deste periodo, onde a PF nao fez ou nao pode fazer absolutamente 

nada命f o desaparecimento e assassinato do jornalista e informante do SNT Alexander 

Von Baumgarten, em outubro de 1982, no Rio de Janeiro. Mesmo jd sem o AT-S., e 

estando os DOT dissolvidos a partir do Atentado do Riocentro (em 10 de maio de 1981), 

a PF nao teve nenhuma autonomia operacional para apurar um caso que envolvia 

amm・遺ates do governo Fl跡ieiredo. E interessante observa丁 que a愈Jh atuava, e com 

alguma desenvoltura, no combate ao trafico de entorpecentes, ja no final da d6cada de 

'70. Realizava inclusive infiltra96es delicadas e opera96es trilaterais, envolvendo a 

policia boliviana e a DEA dos Estados Unidos (ver entrevista de Francisco Garisto, 

Caros Antigos, Ano 111, No. 36, maro de 2000, pp. 25-26). Esta e nfase, aldm das 

opera96es de combate ao contrabando (considerando tamb6m que estas opera96es se 

d豆o muitas vezes em rea de fronteira), seriam os principais alvos da PF atuando como 

"policia de linha" 
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2.4、  Muda o regime. a PF ganha orotagonismo 
ノ 	 ~ 	 ~ 	 ‘ 	 ~ 

Findo o regime militar pela via do Col6gio Eleitoral, findo tamb6m o governo 

Figuefredo e conclulda a passagem de cargo para Josd Samey, no inicio de 1985 (apds o 

long,o periodo de interna95o do presidente eleito de forma indireta, o mineiro Tancredo 

Neves, falecendo este - data da morte oficial - em 21 de abril de 1985), come9a um 

outro perodo na PF. Pela cronologia do trabalho deveriamos come9ar a narrar e analisar 

a pthri &a subida pam 3-G do ex-diretor do Servi9o Secreto do DOPS da Policia Civil 

de S5o Paulo, depois Diretor do DOPS e posteriormente Superintendente comissionado 

da SR-SP da Policia Federal, ent豆o delegado de policia civil e hoje senador pelo PFL- 

SP (j no 2。  mandato), Romeu Tuma. Uma vez que Tuma enquanto D-G representou de 

fato urn choque de foras e interesses dentro do 6 rgえo, isto ao longo de quase urna 

d6cada na fun9ao, entendemos ser este um tema do pr6ximo capitulo 

Concluimos este capitulo retomando ao trabalho do delegado P6rto, a respeito das 

atthithゆes da PF no ano de l987. Atra元s de Diretriz de Seguran9a Interna do ano 

anterior (1986), a responsabilidade central pela seguran9a interna, passava a ser tarefa 

da PF e das policias estaduais (P6rto, pp. 28-34). Embora o SNI continuasse a existir, 

passa a centralidade da seguran9a de Estado no Brasil, e nos temas mais sensiveis para a 

sob erinncia politica da Presidencia e do presidente, a serem operados e investigados 

pela PF. Inicia-se tamb6m uma grande exposi9えo do 6 rg豆o, representado na figura do 

"xerife do Brasil", o D-G Romeu Tuma. 

Na parte mais operacional, alem do combate ao contrabando, Porto afirma que a PF 

pas's'a -a' rritensificar sua coordena車o corn a IINTERPOL; a dedicar-se mais a atividades 

de coordena9ao com o Banco Central (BC) e o Minist6rio da Fazenda (atrav6s da 

Receita Federal, RF e da Casa da Moeda), isto nas opera96es de combate a falsifica9o 

de dinheiro. Trata-se do nascimento de uma estrutura colegiada do Conselho de 

Corrmy\, de Atividades Financeiras (COAF), que pertencendo a Fazenda, em tese 

coordena as atividades de combate aos crimes financeiros. Com  a Constitui9ao de 1988, 

ocorrem algumas mudan9as bastante importantes, que vamos nos referir no capitulo 3 

O interessante nesta andlise e descri9ao da breve cronologia do 1o DFSP do DF no Rio 

de 3aTとITh, para o 2。  B1S? no DF em Braslia, para o 3。  DFSP nacionalizado e enfim a 
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PF que hoje 6 o atual Departamento,6 poder constatar algo que ja afirmamos como 

prerrIssa te6rica no inicio do capitulo. Se cada sistema poltico 6 u nico, sendo 

condicionado pelo regime do pais e o sistema atrav6s do qual o Estado se organiza, o 

mesmo ocorre com suas for9as policiais e repressivas. O que afirmamos 6 uma premissa 

de Clausewitz, da determinancia do nivel politico em rela9ao ao nivel militar (e como 

suirrudu:to deste, do nfvel policial). H sim autonomia burocrtica na policia brasileira, 

e disputa interburocrtica entre a PF e as FFAA (conforme veremos adiante). Mas, no 

caso das elites brasileiras, nenhuma autonomia policial profissionalmente orientada6 

muito bem vinda (jd citamos neste caso a Benjamin, 1998), mesmo que esta forma戸o 

proii 【sitrrith tenha conota6es de grande transfer6ncia poltica. A PF, por ausencia de 

capacidade operacional na repressao politica, e por ver-se subordinada de fato ao regime 

militar e a seu 6 rg五o central de inteligencia, acaba por tomar-se um "recursO 

constitucional" do Estado brasileiro na Abertura e posteriormente na restaura頭o da 

demcracia competitiva e inaugura9o de um novo sistema politico 

Assim como o "novo" DFSP (o 1) e sua DPS "quase-nacionalizada", mesmo que 

fonircthido pelo DASP do Estado Novo, teria papel fundamental nas opera96es politicas 

do "ciclo populista" (1946-1964); tem a PF papel central em opera96es poltico- 

policiais na democracia p6s 1985, e em especial ap6s o ano de 1988. Se a e nfase nao6 

mais a policia politica stricto sensu, passa a ser a utiliza9豆o para politicas de governo da 

p*itIa i 亡  seguran9a do Estado e tamb6m com fun96es juridicas. Estas s5o as urgencias 

apresentadas pelo novo sistema politico e com presen9a permanente de midia de 

denncia (criando fatos e mais fatos jornalisticos, que muitas das vezes tomam-se fato e 

mais fatos politicos). Se fizermos apenas um breve exercicio de conjectura, suponhamos 

que a &rr戸o exercida pelo SM, de cabe9a de Sistema de seguran9a do Estado, fosse 

exercido atravs da PF, que dividiria assim suas atividades de policia judicidria com a 

de policia essencialmente politica (como era o DFSP nacional at6 1964). Fazemos uma 

pergunta de conjectura hist6rica: - "Se isto acontecesse, ser自  que a PF teria permanecido 

enqaaitix rgきo policial充dera! ap6s a mudan9a de regimeつ’'Ou ent五o, ー ‘'N五o seria 

mais lgico supor que at6 sua sigla seria mudada (embora o pessoal tenha se mantido, 

assim como o comando do EB), como foi o que ocorreu com o SNI, a SAB e agora a 

ABIN?" Afirmamos que, fruto de andlise politica, a credibilidade da PF, ou sua pouca 

mdctthi ap6s o regime militar, se deve a sua pouca visibilidade corno policia politica, e 

seu papel secundario em rela9豆o ao SNI e aos DOIs 
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Ja no novo regime, uma outra situa95o contradit6ria se apresenta. Os padrうes de 

seguran 9a加blica かoram, muito do mothis 叫）erandi das policias civil e llll血ar nos 

estados se mantem (ver Soares 2000), inclusive com a influ6ncia e presen9a direta e 

indireta da intelig6ncia do EB. Mas, a situa9豆o contradit6ria para a PF 6 o fato de que 

suas opera96es de maior envergadura e visibilidade, necessariamente de alguma forma 

estamrrr vinculadas a suspeitas sobre autoridades constituidas ou empresdrios e 

membros de elites econ6micas nacionais. Entendemos ser esta contradi9豆o, um tema 

central tanto para o pr6ximo capitulo, como para compreendermos que tipo de policia 

da Uni5o pode ter condi96es de fato de existencia neste regime de democracia 

corI ptじM-va e no sisterria poltico estabelecido. Este 6 um tema central, n五o apenas para 

o captulo 3, mas tambdm para compreendermos as limita96es politicas, a partir do nivel 

politico, da capacidade e da capacita9豆o operacional da policia profissionalizada e com 

algum grau de autonomia. Passamos portanto a breve andlise das altera96es e 

atd&ai5es constitucionais da PF, isto no capitulo 3, e posteriormente, observar um 

pouco daquilo que 6 visivel de suas disputas e contradi96es internas 
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Capitulo 3 

O tempo presente, mudanCas ap6s a Constitui恒o de 1988, 

a PF em a瞬o como principal Org豆o de seguran9a do pais 

Neste captulo que aborda o tempo presente, vamos tentar demonstrar alguns fatores que 

corrsidcrarnos caractersticos do momento vivido. Primeiro iniciamos com as atribuic6es 

da PF; passando pelas mudan9as ocorridas nestas mesmas atribui96es ap6s a 

Constitui9ao de 1988. Dentre os fatores de mudan9a, observaremos alguns objetos de 

disputas entre a categoria de delegados e as demais categorias da carreira policial 

oigithzaths sindicalmenhle No que diz respeito da condu95o t6cnico e poltica da PF, 

veremos a passagem do cargo de D-G para pessoas de confian9a do Executivo e que 

eram de fora do 6 rgo, at6 passar a ser exercido, na u ltima d6cada, por delegados da 

ativa ou da reserva. Ainda que sejam de carreira da PF, estes delegados (a exce95o da 

gestr de Vicente Chektti), refletem as lealdades da Dire9do da PF para com o 

Executivo eleito e as FFAA e a comunidade de informa96es. Retomando, as disputas de 

projeto, estas ser豆o observadas, tomando como base a hist6rica greve de 1994 e 

passando para a atualidade, a partir do debate em trs reas polemicas das propostas de 

L& ''iaca (ambas, a d os servidores em geral atrav6s das entidades, assim como a 

oficial, subscrita pela ADPF, constar豆o em anexo II). Completamos o capitulo 

demonstrando que a possibilidade de reforma da estrutura da PF implica em atingir 

interesses e lealdades bastante fortalecidas e sedimentadas. E, expondo a categoria dos 

deiegadcrs como novo grupo hegem6nico, passando a ser nきo apenas auxiliar dos ex- 

comandantes militares, mas um setor aliado e com caractersticas de grupo de confian9a 

Este grupo, assim como os grandes agentes polticos e militares do pais, d豆o mais e nfase 

良 defesa de interesses corporativos e uma agenda ttica do que mudan9as estruturais 

pam TTiontar um sistema h可e fragmentado. Assim, os delegados e seus aliados, 

ajudam a impedir que a pr6pria PF execute algum tipo de planejamento estratgico 

adequado ao atual regime de democracia competitiva 
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3.1) Atribuic6es da PF ap6s a Constituic豆o de 1988 

Reiniciamos este capitulo da PF no tempo presente, fazendo uma curta retomada 

daquikr que consta no Artigo 144 da Constitui9do do Brasil, das atribui9うes do 6 rgo 

policial investigativo da Uni豆o. Como complemento da cita95o j自  feita anteriormente, 

vamos nos utilizar do texto-base da proposta oficial de Lei Organica98 da dire頭o atual 

do 6 rgao (ministro da Justi9a Mdrcio Thomaz Bastos, Dire9豆o-Geral do delegado Paulo 
Lati亡2i), onde consta a base legal da Constitui 蝉  o, a regulariza車o em lei e as propostas 

da proria burocracia dirigente para asa atribui96es do 6 rg甘o onde s豆o servidores de 

tempo integral e dedica95o exclusiva (quando da ativa) 

No Capitulo II, das Atribui96es e da Organiza9豆o, Se9豆o I, das Atribui96es, Art 40, s豆o 
atri&底5es da Policia Federal, aldm daquelas previstas na Constitui9ao e em lei: I ー  
exercer com exclusividade, as fun96es de policia judiciaria da Uni豆o; II - apurar crimes 

contra a ordem poltica e social99, ou em detrimento de bens, servi9os e interesses da 

Unio, ou de suas entidades authrquicas e empresas p自blicas'00; III - representar, com 
exciusridade, o Pais perante a Organiza9ao Internacional de Policia Criminal - 

ThTThRPDL, e em outras organiza96es internacionais de natureza policial; IV一prevenir 

e reprimir o trfico internacional de entorpecentes e drogas afins'01; V - efetuar o 

controle e a fiscaliza95o sobre produtos, insumos e precursores quimicos; VI - prevenir 

e reprimir o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da a9ao fazendaria e de outros 

&g加s加blicos nas respectivas a reas de competncia; VII 一 apurar os crimes contra a 
organiza戸o do trabalho, o sistema financeiro, a ordem econ6mico-financeira e 

98 Ver http:ノノwww.dpf.gov.br/legislacoes/projleiorganica/projetolejorgajcahn, arquivo consultado 
em 」：口  ai-o 」e 2OO4一  
99 Note-se que 6 o ponto II, de relevancia inquestionavel. Este papel de manuten9ao da ordem social era 
antes centralmente exercido pelos DOIs operacionais tendo o SM (Servi9o) como cabe9a do Sistema 
(SISNI). 
100 、 T ーュ  - - N esta parte, ao nosso ver, se somam duas atribuiC6es. Ao sistema de seguranca de emnresnc nih1icnc e 
entidades autrquicas, anteriormente, a capilaridade e o ciclo informacional e de segurana comeavam 
nas Assessorias de Seguran9a e Informa6es (ASIs); a fun9ao anterior, de assegurar a integridade dos 
bens a a伯  niao, era papel anterior da(s) extinta() Comisso Geral de Investiga96es (CGIs). Houve COls 
no governo Castello Branco (1964-1967). M6dici (1969-1970) e no governo Itamar Franco (1992-1994) 
1~~~~“~と  
II篇議簾舞議鯛~ 

Nacional Antidrogas (SENAD). Uma polemica institucional e de subordina9ao do papel de qual 6 rgao d o 
讐erarmnz iuierno. ピ  o fato da .SENAD estar subordinada ao GSI. Este,d o substituto do papel da Casa 
Militar a partir do 2。  governo Fernando Henrique. At6 o fim do 1o trimestre de 2004. o ministro do GSI6 
um genemi de Exercito da ativa (ver www.presidencia.gov.br/gsi)  e o secretdrio titular da SENAD um 
general de Divisao da reserva (ver www.senad.gov.br). ambos arquivos consultados em maro de 2004 
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tributaria; apurar crimes praticados contra o sistema previdenciario da Uni5o'()2; VIIJ - 

exercer as fun9うes de po'licia maritima, aeroportuaria e de fronteiras, ressalvadas as 

misses peculiares 良  s Foras Armadas'O3; IX ~ apurar infra96es de ingresso e 

perman6ncia irregular de estrangeiros em territorio nacional; X - apurar crimes 

cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvada a competncia da Justia MiIitar, 

XI - organizar, executar e manter os servi9os de registro, cadastro, controle e 

f5じal」 i2'tD de armas de loo 104;,XII~apurar crimes polticos e eleitorais; XIII~apurar 

infra96es contra os direitos indigenas'o5; XIV - apurar crimes cometidos contra o meio 

ambiente e patrim6nio hist6rico e cultural da Uni5o; XV - apurar outros crimes, cuja 

prdtica tenha repercussきo interestadual ou internacional e exija repressdo uniforme, sem 

prjc 」・L、J da responsabilidade dos 6 rg言os de seguran9a p自blica arrolados no art. 144 da 

Constitui9きo FederaLS segundo se dispuser em lei'O6; XVI - coordenar e executar a 

seguran9a pessoal: a) do Presidente da Rep自blica, b) do Vice-Presidente da Reptblica, 

c) dos demais chefes dos Poderes da Uni5o e dos Ministros de Estado, por determina95o 

do ● 1m:i5Lro de Estado da Justi9a, d) de Chefe de Missらo Diplomhtica B丁asileira rio 

exterioi; por solicita9きo do Ministro de Estado das Rela96es Exteriores e autorizado 

pelo Ministro de Estado da Justi9a, e) de Chefe de Miss5o Diplomatica acreditado junto 

ao governo brasileiro e de outros dignit自rios estrangeiros, em visita ao Pais, por 

soIi-ica戸o do Ministdrio das Rela96es Exteriores, fi dos integrantes de delega96es 

desportivas brasileiras em eventos no exterior, em coopera9言o com as autoridades 

1"こ  Tanto o ponto VI como o VT! necessitam de urna fluida e constante coordcna9Ao com outros o igaos da 
Uい蕊p,. i家ac de fiscaliza亭ぬ conto a Receita Fe&cat,刈a urn de tipo cotegiado como o COAF. Para 
exemplo de atua9ao conjunta e tambdm atua9ao que nao funciona, ver a entrevista com o perito 
Roosevelt. no anexo I. 
'い  Esta auibui9do e a solu9ao para o problema grave do controle do fluxo de fronteira. deram margem 
para a pol6mica de se criar ou n言o uma Guarda Federal Fardada ou Uniformizada (APPF. Agente dc 
Policiamento Preventivo Federal). Na prtica consistiria em urna se9さo ostensiva, de nivel mddio. para sei 
controlada por urn agente responsvel. Aprovada como MP no fim do governo FHC, foi derrubada pelo 
governo Luta logo que este assumiu em janeiro de 2003. Interessante ど  o debate de fun96es nas 
entrevistas corn o delegado Alciomar, o delegado aposentado Bolivar e o agente Garisto (todas no anexo 
1). 入W元ftht'a foi alm no d*ate, chegando a sel encaminhado em junho de 2002, peld enro titl-ar do 
MJ. Miguel Reale J1.. urn projeto abrindo concurso para uma Guarda Nacional. ostensiva, corn efetivo 
inic.i.al  iii, .c. 000 servidores de nvel mddio. Informa戸o e argumentos substantivos se cnconhim na戸8JJ〕a 
da FENAPEF (www.fenalDef.org.br).. arquivos consultados em janeiro de 2004. 
1し4 ・1・一‘ 一  一L r，・  ‘ 	、，  ・ 	，  工  A 	一 	一，、， ‘r、、  I i rata-se ao sistema INacional cc Armas, SIINAKM, que registra e libel-c o porte de anna. "Lunoso C 
que a seCao que libera o oorte ainda d a Ordem Politica e Social. 
】 US '- 	一  , 	. 	 , -. 	. - -γ . 	. . 〒  ，．  ”ー，，、， . ，、  

veve-se iemorar que a t'unaa9ao INaclonai ao mnaio (rUNAl), 01-gao que estabelece e executa a 
politica indigenista. dotado de atribui96es constitucionais. tambdm pertence ao Ministdrio da Justia (vei 
www. funai.aov.br), arquivo consultado em janeiro de 2004. 

' roac-se ver que a QlflculQaae para ter atua9ao nacional e grande. Recentemente esta se come9ando a 
instalar, dentro da PF ainda, um sistema informatizado de papiloscopia. Atd este sistema funcionar e 
pa女ni力了f1 ロie se un雨car e enla9az- corn os insdWlos de identifica9io dos estados. esta base Jcwl dc 
atua9o federal nao esta dotada dos meios para sua execu9o 
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policiais estrangeiras, quando autorizado pelo Ministro de Estado da Justi9a' o7; XVIIー  
auto貢zar, credenciar, fiscalizar e supervisionar o funcionamento das empresas de 

seguranぐa privada e de transporte de valores108; XIX 、一 realizar a9うes de intelig6ncia 

destinadas a preven9きo e repress豆o criminal; XX - realizar coleta, busca e andlise de 

dados de interesse policial, destinados a orientar o planejamento e a execu9do de suas 

atribui96es109; XXI - apurar outros crimes por requisi95o do Ministro de Estado da 
Jus丘9a止Q; XXII - realizar a9うes de intelig6ncia destinadas a instrumentar o exercicio de 
pく刃肋JII可uthci自ria e de apura9o de crimes, na esfera de sua compet6ncia, observados os 

direitos e garantias individuais111; XXIII - exercer, com exclusividade, as atividades de 

107 Mais uma vez se ve uma disputa de atribui96es e prerrogativas entre oEB e a PF. Segundo a GSI, cabe 
a sua Subchefia Militar, especificamente o Departamento de Segm-an9a da Subchefia Militar do GSI a 
seguran9a pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente, autoridades a nvel federal e estrangeiros se e 
caso determinado pelo Presidente. O Subchefe Militar 6 outro general, este da ativa e de Brigada, que na 
atuaiiae t maro de 200め， acumula as func6es de Subchefe Militar e Secret自rio-Executivo do GS1加er 
www.nresidencia.gov.br/gsilsubchefia).  
1 08 c冨h・a PF a difcil tarefa de registrar e control ar as empresas de vigilncia e certificar os trabalh加ores 
da 自  rea, concedendo a Carteira Nacional de Vigilante. Estimativas conservadoras apontam que existe no 
pac, e;m tjddja para cada l vigilante regular. 3 seta registro; nmeros seme'hantes dizem respeitoa s 
empresas privadas, 1 legal para cada 3 "clandestinas 、.、  Tampouco h nimeros oficiais das empresas e 
trabalhadores irregulares. 
パ  este aspecto aas tareIas e atribui加es da 1"t, e importante ver o papel articulador da Secretaria 

Nacional de Seguran9a P丘blica (ao menos, em tese, no organograma). Ver dentro da SENASP, o 
Departamento de Articula9do d牙c Aゆes Policiais. Coordena9哀o-Geral das Opera96es Especiais e a 
Coordenado-Geral 	 do 	 Subsistema 	 de 	 Inteligencia 
(illtp:/)tvww.mj.gov.br/senasp/senasp/instorganograma.htm)  . Este Subsistema ピ  composto como Orgdo 
colegiado, tendo assento nele alem da SENASP (como cabe9a do Subsistema. em tese), a PF, o DPRF. o 
Mthitra, a Fazenda( tri a COAF e a COPE!, da Receitの,Ministrio da Defesa, Ministrio da 
Integra o Nacional (na atribui車o de Defesa Civil) e o GSI atrav6s da ABIN. Este arquivo se encontrava 
na画?iva a SENASP (.btip:www.珂.gov.br/SenasplsenaspThomeinteljgencjahtm), isto atd o incio do 
governo Lula (janeiro de 2003). 0 arquivo foi consultado em aaosto de 2002. 
…Jstas excepcionalidades no cronograma investigativo da PF seriam uma das formas legais de fazer do 
uso politico, de policia a servi9o do Poder Executivo e n言o do Estado. Um exemplo bem concreto so as 
mvestiga6es e as tomadas de depoimento emergenciais. geralmente como "opera 言o abafa" nara evitar 
uma cii, ou aigo para "mcencliar o ambiente politico e a midia, na exigencia de uma CPI no Congresso. 
NO caso atuai( maro cie ZUU4 que e a data desta revisao), do "escandalo" da propina para licenciamento 
aos oingos, cia parte cie um assessor parlamentai; Yaldomiro Diniz, do ministro da Casa Civil. 3ose 
uirceu. dois artigos retratam bem esse "uso poltico". "Policiais se queixam de uso poltico", de Daniela 
Var?&r\5 data de 02/0312004 ne'a A,殖1lcin TR 戸  cA A"～、”f,,, ~,, 
flttp://www.Ienapel.org.br/htm/com  noticias exibe.cfm'?Id= 18588, arquivo consultado em marcos de 
20Q4',1 im, artigo mais enfticod "Dire9豆o Geral confessa que PF 切i usada politicamente nor Mrcio 
I liomaz iastos , de Fernando Rodrigues. pela Agencia Folha e se encontra em 
http://www.fenapef.org・br/htnVcomnoticjas exibe.cfiii?Id= 1853, arauivo consultado em marco de 2004 
'' Resolvemos fazer um comentario nico em relado das atividades de inteligncia a屍adas pela PF 
Nos pontos XIX e XXII se afirma a funao da PF tambdm como 6 rgdo de inteligencia federal. Por 
diversas vezes hd atua頭o concorrencial entre a ABIN (uma vez que a Agencia opera prioritariamente ao 
nivel interno) e a PF (como na Ordem Politica e Social, ou da Probidade e Corre9きo das Finan9as 
Pibiicasj. sendo que um caso exemplar foi o Grampo do BNDES (ver Lima Rocha. 2003). Um dado para 
acrescentar a continuidade do pessoal na ativa do antigo Servi9o (SNI) seguindo na ativa da AB1N (ver 
Lぬm冬ttki 2003 e entre'isa torn Alciomar. no 	l)Exemplo desta mesma continuidade 6 q ue a 
atual Diretora-Geral da ABIN ピ  a professora Mansa Almeida Del'Isola e Diniz (veterana do CEPESC, 
cenLo cic codifica9do e decodifca9ao de dados iniciado no governo Figueiredo e respons加dpelo 
sistema da urna eletrnica). Indicada pelo civil do ex-ministro do GSI e formulador da A BTh.T. general 
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pericia criminal da Uni五o; XXIV - realizar pesquisas e exames t6cnico-cientificos e 

pethas -ielacionados aos procedimentosび6-processuais e processos judiciais; XXV ー  

exercer, no a mbito da atividade de policia judicidria da Uni五o, as atividades de 

identifica9ao humana, necessdrias a seguran9a publica e aos procedimentos pr6- 

processuais e processos judiciais112; XXVI - implementar, coordenar, controlar e 

centralizar os sistemas nacionais de identifica9きo civil e criminal; XXVII - prestar 

asミ恭1応iz'a tcnica e cie,rtfica, de natureza policialフ aos Estados, ao Distrito Feder話ea 

outras institui96es publicas, mediante convenio ou por determina95o do Diretor- 

Geral113; XXVIII - realizar correi96es e inspe96es, em carter permanente e 

extraordinrio, na esfera de sua competencia; XXIX - recrutar, selecionar, formar, 

treirrar, aperfei9oar e especializar o quadro permanente de pessoal da Policia Federal; e, 

XXX - exercer outras atribui96es previstas na Constitui9五o, na lei e nos tratados e 

conven9うes internacionais. 

Entendemos como vhlido ainda, citar os trs artigos subsequentes nesta proposta oficial 

deL亡1Org合nica; Art 50 一 As atribui9らes da Policia Federal ser五o desempenhadas 

Alberto Cardoso (agora na reserva), este manteve at sua epigrafe, do livro que escrevera (Os 13 
MeiR】1lag. Andlise da oAra de Sun Tzu, CARDOSO. 1987) na p会gina da Agncね． E, 
surpreendentemente. o grau e profundidade de informaゆes "abertas", de fontes abertas oficiais da prpria 
Agencia como d sua pgina diminuram e muito com a chegada do governo Lula. O h nico nome que hoje 
consta no Portal de Servi9os e Informa96es de Governo (SIORG). dentro da Rede Governo, no 
organograma de autoridades,6 o da professora Mansa Almeida. Nenhum outro cargo, de nenhum nvel. 
consta 	mais 	 no 	 Sistema 	 SIORG. 	 Ver 
http://www.e.gov.br/DefaultCab.asp'?url=http://www.siorg.redegovei-no.govbr,  arquivo consultado em 
maro abZlフ04. 
' Esta nota vale para os pontos XXV e XXVI. E interessante observar que apesar do Instituto Nacional 

de 1 t&Iこ眠 es (INI) ter s t, triado ainda no ano de 1964 com verba do OPS (ou seja, da CIA), e 'aI血、  
da identifica9言o, este Instituto (que substituiu o Instituto Fdlix Pacheco. do antigo DFSP do Rio, que 
passara 1nara a PCGB. depois PCRJ) operava uma extensa rede de radiocomunica96es. Pois bem, toda a 
agilidade aplicada para a polcia politica, no se verifica para a policia judici自ria. Ver entrevista com o 
delegado Alciomar, onde o mesmo declara que rec6m se aprovou o projeto para automatizar a 
identifica9do papilosc6pica (processando a classifica9do das digitais atrav6s de algoritmos) ao nvel da 
PF. Se e depois que este projeto for aprovado e implementado. se  come9ar a integrar estes sistemas com 
os das policias civis e/ou (segundo cada organograma) com as secretarias de seguran9as pblica dos 
estados. 
m 'En'inora d otado de muita polmica. de fato estes conv色nios vem funcionando. Muitas das vezes v己m 
em forma de paliativo operacional para um problema de ordem politica bastante grave. No caso do 
Espfr 噴ァ  S融lto por ex・ ， IIくフ mo de 2002一 o convnio foi uma solu頭op誠xa&va. qu五ndo na verdaく肥 o 
problema politico estrutural era a chamada "falencia mltipla dos 6 rgos do governo subnacional" 
Pasam in. '?n.t vezes a coorduaro de opera6es estadual para al9ada da PF. este 6 r言do assume o comando 
e livra-se dos 6 nus do fracassos aos governos locais. Noutras, como no caso das Opera6es Rio I (durante 
a Eco-9Z) mas especificamente durante a Rio-Il (de dezembro de 1994 a mar9o de 1995). um convenio 
com o governo federal evitou a interven9do. Mas. ao contrrio do esperado. o comando de opera96es 
ficou a cargo do Comando Militar do Leste (sede no rio. ex-I Exercito). O resultado investigativo foi nulo 
e ap6s a retirada das tropas federais, tudo "voltou ao normal" (ver livro, "Opera9さo Rio", Resende. agosto 
de 199S、  
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somente por seus integrantes, salvo em atua95o concorrente, mediante solicita9五o ou 

ceぜura をo de corn'elllo com outras in説ltin96es"4. Art 6。ー a Policia Federal atuarh de 

forma integrada com os demais 6 rg豆os do sistema de seguran9a publica, na forma da lei. 

Pargrafo 立  nico - para a manuten9ao da lei e da ordem, ou quando o interesse publico o 

exigir, o Diretor-Geral da Pollcia Federal poderh solicitar apoio de outros organismos 

poiciath e das Foras Armadas. Art 7。ー  a fim de colaborar com a eficincia e a eficcia 

dos 6 rgos fiscalizat6rios da Administra9豆o Publica Federal, a Policia Federal prestar 

auxilio, desde que solicitada e havendo disponibilidade de recursos115 

Cabe um comentdrio relacionado com um sistema de seguran9a interna (ou a ausencia 

desi匂.i匂 E ritendemos qu ne就e par自grafo nico do art. 6o da propo就a oficial, contempla 

toda a pol6mica de se criar ou n豆o uma for9a federal de interven9ao interna. A chamada 

Guarda Nacional, proposta pelo ex-ministro do GSI, general Alberto Cardoso, constava 

de for9a interna, profissional e permanente que livrasse as FFAA do papel de 

intewirror interno. Corno ao longo do trabalho estamos vendo que o grau de autonomia 

profissional do D-G 6 baixo, sendo mais instrumento do Executivo eleito do que gestor 

policial de Estado, estaria ai a capacidade de instrumentaliza9乞o politica imediata da 

seguran9a de Estado. Pela lei, o D-G iria requerer e esth tudo na legalidade. Assim o 

gびvrrxo ita Unio, quando se interessasse( o que nho foi o caso do Esprito Santo), 

poderia promover 'sinaliza96es" de que iria intervir, e teria os meios para isto, o que na 

atualidade nえo tem. 

114 Cabe aqui um comentrio um pouco mais especfico, que valem tanto para os Artigos 50 e 60. Isto 
cosいぶ  '訟  ito da proposta, mas entendemos que se afirma aqui, o intuito de form誠たarde fato que a PF 
seja6 rg豆o central de seguran9a pblica da Uniao, e que tamb6m possa coordenai, via MJ-SENASP, um 
Subsistema de Segurana P丘blica. E, ao longo do texto, temos visto que obviamente, nao d isso que 
ocorre. O tema da atua9ao concorrencial com a ABINjd foi observado, cabe ento um outro elemento que 
6a presen9a de pessoal terceirizado na PF (ver entrevista de Garisto, 2000, para Revista Caros Amigos) e 
tamb6m de cargos comissionados. Isto 6 . a presen9a de~ emprestados、“ a PF, como foi o caso mais not6rio 
o de Romeu Tuma, que veio da Policia Civil de SP para a PF, sempre em cargos de confian9a. Um 
exemiio extremo 6 o de Alberto Corny Jr., delegado comissionado (portava carteira falsa e foi inthcado 
por Tuma) fundador do Comando de Opera96es T豆ticas (COT), no-concursado e nem pertencente ao 
qm、*りi'ixo que depois veio a cair na malha da Receirta e nas investiga96es da prpria PF no escndaio de 
envolvimento no caso da SIJDAM e depois no caso do banco Banpar, ambos com Jarbas Barbaihoa 
細m.Ve,L1So6No. 1657,d. 04心7/2001. 
115 Em dados de quase uma dcada atrs, do incio do ano fiscal de 1995. segundo Bertoni & Moura 
(1996. p.1Q) o pals gastava anualmente. em m6dia, US$ 330 milh6es de dlares com seus 6 rgdos de 
fiscaliza9do interna da Unido. Se observarmos o "funcionamento、、  de 6 rgdos colegiados como o COAF. 
basta ver o contradit6rio entre as declara96es de entrevistas (ambas em anexo I) de Roosevelt (perito) e 
Alciomar (delegado), veremos a distncia entre o organograma oficial de 6 rgos colegiados de 
fiscaliza9ao e vigilncia, como 6 o prprio COAF. Jd a coordena9さo. por muitas vezes informal, com o 
Ministe'rio Piblico, aponta ser uma linha de trab証ho bastante produtiva (ver idem, entrevista com 
Roosevelt). 
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Esta PF, a ser regida pela proposta oficial de Lei Organica, redigida em 2003, como 

coTftm-lesposta a tentativa de consenso tra9ada a partir das discuss6es internas entre as 

vrias categoria da carreira policial, se for de todo implementada, sera o regimento de 

uma policia bem diferente daquela criada em 1944, recriada em 1961 e recriada outra 

vez mais em 1964. Na atual PF, tomando como base os depoimentos em entrevista (na 

integra, no Anexo IJ dos delegados Bolivar Steinmetz (aposentado, presidente da 

ADPfl, e de Alciomar Goerschling (da ativa, em agosto de 2003 Diretor de 

Administra9豆o e Logistica Policial da gestao do D-G Paulo Lacerda), ocorreram 

mudan9as de importancia no funcionamento interno o 6 rgao 

Ap6s a promulga9豆o da Constitui9豆o de 1988, foi vedado aos delegados de policia 

(sejirrrr ectaduais ou federais) o mandado de busca e apreensao. Ainda hd a oportunidade 

de pris5o em flagrante delito, mas para prender um suspeito, "levar para averigua96es", 

entrar em um domicilio ou local de trabalho,6 necessrio um mandado assinado por um 

juiz de Direito. Se por um lado, isto retira da policia aquilo que Alciomar denomina 

corrru ' る nso de opoftirniiade", perdendo a chance de executar uma a95o no momento 

devido7 por outra retira poderes discricionrios que poderiam ser exercidos por 

delegados de policia. Segundo o perito Roosevelt (presidente da APCF), esta perda de 

poder dos delegados de policia os fez sobrevalorizar algo que para os juristas no 

passar-ia de uma pe9a informativa. isto , o inqudrito Policial (1PL) passaria de uma 

atividade-meio para quase uma atividade-fim da policia. Reconhecemos esta mudan9a 

derivada tamb6m da perda do poder de emitir um mandado, e vamos abordar este ponto 

quando analisarmos as polemicas internas 

Uma outra mudan9a derivada da Constitui9豆o, foi a impossibilidade de realiza9ao de 

COlt(fSYS internos. Caso venha a ser aprovada uma das duas propostas de Lei Orgnica, 

o concurso interno voltaria. Isto para ocupar postos destinados a mudan9a de categoria, 

como consta na proposta oficial. Na proposta das entidades FENAPEF e APCF, a 

progress5o seria por merecimento e antiguidade, sendo obrigat6rio realizar cursos de 

apt ii-cmmento na A1N para ter a forma弾o correspondente ao novo cargo 

Altera9ao essencial, foi o estabelecimento de exig6ncia de nivel superior para todas 

catt写masque comp6em a chamada carreira policial. Fruto de uma demanda daぎeve 

de 1994 (que durou 64 dias, e estabelecida sua regulamenta9きo por lei a partir de 1996 
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Assim, hoje as fun96es que seriam de nvel mddio em sua origem (papiloscopista, 

esclwもひ e agentの,passam a ter exigencia de curso de 30 grau. Para perito jh era exiいdo 

e para delegado de policia tamb6m, sendo exigida a gradua9五o como bacharel de direito. 

Tanto em rela9ao a exig6ncia do novo cargo como em rela9きo ao fim dos concursos 

intermys, isto acarreta urna contradi9えo da origem da categoria dos delegados de polfcia 

pr6-1988. A grande maioria dos perfis de aposentados (como os apresentados na revista 

Prisma, da ADPF). Assim como os dois delegados entrevistados para este trabalho 

(Bolivar e Alciomar), quase todos eles, entraram no 6 rg5o atrav6s de concurso de nivel 

mもttro, 51 trabalhando como servidores concluram seus estudos de direito em alguma 

faculdade (no turno da noite e com muitas dificuldades) e depois progridem na carreira, 

atrav6s do uso do diploma de bacharel e via concurso interno. A hierarquia interna 

tamb6m se assegurava atrav6s da forma9ao academica, isto, uma vez que nao ha 

nerthcrrrra exig6ncia de que o gestor da PF (enquanto superintendente ou membro de 

coordena o ou dire9ao), pela Lei Orgnica atual, seja delegado nem bacharel de 

direito. Isto 6 demonstrado at6 pelo exercicio destas fun9うes, mesmo em 1994 durante a 

greve, por um coronel do EB, Wilson Brandi Rom豆o (seguindo o padrdo do modelo 

arnzit1う.H oje, um perito no pode ter questionado seu laudo senらo por outro perito, e 

n5o presta obedincia direta ao delegado. Entendemos que quando os delegados 

afirmam, e isto como um todo, que a ess6ncia da PF 6 sua hierarquia interna ser 

respeitada, isto implica tambdm o nivelamento das fun96es pela gradua9豆o academica 

Llrrra c'ez que esta gradua戸o de nivel mddio para agentes, papiloscopistas e escrives jd 

no mais existe, munidas estas categorias de agremia9ao sindical, assim passa a 

chamada hierarquia da PF a n豆o ser mais t5o "assegurada" conforme o momento do 

regime anterior 

3.2) A disputa entre delegados e as outras categorias da carreira policial 

Ha um agravante nesta exigencia de ser bacharel de direito para executar fun9豆o de 

d&iga& de polcia (ou seja na prtica, de gestらo e comando). Ha uma giria interna no 

ambiente policial, giria essa que n豆o 6 exclusividade da PF, onde se denomina a um 

delegado bom articulador de pol】tica corporativa, um servidor que conhece dos 

meandros burocrticos e 'comanda uma mesa", de ser um macaneta  (grifo nosso) 
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Seguidas vezes observamos esta giria usada de forma pejorativa, vindo dos agentes 

oTgCiIzaiOs em sindicato estadual e na sua Federa9五o Nacional contra alguns delegados 

de policia Reproduzimos aqui algumas denomina9うes de modus operandi de agentes X 

macanetas, pela vis乞o dos agentes sindicalizados. 

Em sua se95o de drops"6 de 1/03/2002, a FENAPEF acusava diretamente a um 

de1egado de: 
~ 

LOBBYSTA NA UNHA 

"Outro burocrata com ISO 10.000 nessa especialidade. Reinaldo de Almeida 

Cdsar, ex-assessor parlamentar do DPF, tamb6m estd de mala e cuia para ir para a SR de Santa 

Catarina. Pra quem nao sabe, Reinaldo 6 delegado da PF que saiu da AN? (tero aiddtico) direto para 

os gabinetes palacianos, nunca fez uma opera9do policial, e no Congresso Nacional, ao inv6s de 

defender os interesses da PF como um todo, s6 fazia lobby para os interesses corporativos dos 

delegados 、  foi acusado pelo Jornal O Globo de usar os telefones da Policia Federal em servi9os da 

ADPF. coisa que 6 passvel de demisso, conforme o Estatuto do Servidor - Lei 8112-90. Em Santa 

Catarina ainda nao sabemos onde usar seus "vastos" conhecimentos operacionais policiais 

arrebanhados nos gabinetes de Brasilia."'1 

O que nos parece surpreendente 6 que, ao inv6s de ser uma exce9ao, isto faz parte de 

urna perifcica de disputa interna dentro do 6 rgao. Da parte dos delegados, acusados de 

abuso e autoritarismo (como a exigencia de ser chamado por Doutor), a categoria 

representada pela ADPF e tamb6m pela FNDPF, entra com recursos e a96es de danos 

morais contra agentes e demais sindicalizados"8. Ainda assim, a "acusa9えo" de 

macaneta continua sendo usada. Outro fator que 6 agravante quando da acusa9豆o,6 o 

fato &os agentes que tm t画et6ria sindical, s豆o em sua maioria profissionais bastante 

operacionais, al6m de tambm serem portadores de diploma de bacharel de direito. Por 

estas e outras raz6es alegadas, como a prtica de "denncia" das indica96es "politicas" 

para os cargos da PF que estas acusa96es se repetem. Vejamos um drops anti-ma9aneta 

de 23名 32OO2: 

116 Na giria jornalistica, pequenas notas expostas em ordem mais ou menos l6gica e geralmente bastante 
豆ck1as is9 quando crticas. Na戸gina da FENAPEF esta se姫o chama-se Painel Fenapef e teve sua 
立ltima edi9do em 24/07/2003: na phgina do sindicato pioneiro dos policiais federais, o Sindicato dos 
Policiais Federais do Rio Grande do Sul (sinpef). esta se9ao tem o curioso nome de "bafo de tira", e 
continua sendo atualizada (ver http://www.sinpef-rs.org.br,li bafo.asi, li ltima consulta em 2/03/04). 
'I'http://www.fenapef.org.br/htni/com  painelfenanef.ctm'?Id=1 1. arauivo consultado em 02/03/2004 
' 8 Ver revista Prism& No. 33. pp.70-72. A delegada aposentada da PF. Maria Nelci Nogueira de Oliveira 
Passos tem ganho de causa por danos morais contra o agente e presidente do SINPEF-Sergipe (SE), na 
cidade Aracaju (sede da SR e do sindicato), valor de R$ 10.000.00 a serem pagos pelo agente e sua 
entidade, aldm de R$ 1.000,00 de custos de advogado e de processo. 
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ODIO DE CANA 

'"Qua工愈〕 Itanor assumiu a SR-SP a primeira coisa que fez foi afastat os 

delegados operacionais dos cargos de chefia, colocando um monte de macanetas (obs., grifo nosso) 

em substitui9ao, inclusive colocou na geladeira o delegado Jos6 Augusto Bellini, um dos delegados 

mais operacional que o DPF 1a viu.、“ 

LONGE DOS PIPOCOS 

ー  Itanor tem um currculo digno de diretor geral para os padres atuais. Foi 

escrivo da Policia Civil de S.Paulo, chefe dos passaportes. chefe da fazendria. chefe da martima. 

CRP/SP.SR/SP e CCP. nunca chefiou uma delegacia operacional de verdade, sempre esteve 

envolvido em papelada, muito longe dos pipocos das balas. Pelo menos tem um currculo igual ao 

que esta saindo.' 19、- 

Longe de uma exce9豆o na carreira, Itanor Carneiro 6 apresentado como padr5o de 

delegado-macaneta. Note-se que ltanor Carneiro estava cotado para D-G, em 

substitui9きo ao ent5o D-G, que saira para concorrer como deputado federal pelo PSDB- 

MG, Aglio Monteiro Filho (o delegado fora o primeiro D-G negro da hist6ria do 

6rg五o). Itanor chegou a D-G por indica95o do general Cardoso e permaneceu no cargo 

poltxtho perodo Em 〕  i%ho de 2002, acompanha a debandada da maior parte dos 

secrethrios do entao ministro da Justi9a, o entao suplente de senador pelo PSDB-SP, o 

jurista Miguel Reale Jr., em S de julho de 2002, em fun9豆o do recuo de FHC em n豆o- 

intervir no ES. Em contrapartida, do delegado Bellini 6 dito que o mesmo 6 um 

dekg- do operacional. Ou seja, uma carreira policial, na prtica desta profissdo, se 

divide entre burocrticos e operacionais, isto no interior da PF. Seguindo na polmica, 

tanto da inger6ncia "politica" na PF como na disputa entre operacionais X macanetas, 

vejamos um u ltimo drops escrito em 24/01/2003 logo ap6s a atual escolha, via 

initajitt, do senador pio ?FL-SP, o tambもm ex-D-G Romeu Tuma 

A ESCOLHA DE SOFIA 

Se o escolhido de Tuma fosse o seu amigo Cavalheiro e nao Lacerda, teria 

sido mais justo e correto. Pelo menos Cavalheiro e operacionaL amigo e sabe muito sobre policia, ao 

contrrio de Lacerda que d famoso por no prender quase ningu6m durante toda a sua vida 

po1icia1. “、'ユo 

Uma conclusえo l6gica que chegamos,6 que ha mais um fator passa a ter grande 

rei 'thwia dentro da PF em regime democrtico. E a existencia de um associativismo de 

" http://www.fenapef.org.br/htmJcom  painelfenapef.ctm?Id=13. arquivo consultado em marco de 2004 
‘ーv l一』」ー一  Iノ  

!ltLpJ/www.IenapeLorg.Dr/ntmjcom pamellenapetcfm?Id=25. arquivo consultado em maro de 2004. 
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base sindical, e n5o apenas como associa9ao de funcion自rios. Vale retomar que, tanto a 

Assothato de Peritos Criminais Federais (APCF) como a FENAPEF passam a existir 

durante e a partir da redemocratiza9五o do pais. A ADPF 6 anterior, foi fundada em 

1976, com a autoriza9ao do almirante Clemente, ent5o diretor da ANP. Ainda assim, 

embora se diga atuando de forma nえo-politica, 6 sem dvida alguma a entidade 

corpn-'thva mais poderosa de toda a PP. J o SJNPEF-RS, o primeiro sindicato de 

policiais federais 6 do ano de 1988, sendo seguido pela sindicaliza9豆o em alguns estados 

(o segundo foi Sえo Paulo) e da Federa9豆o Nacional, nascida no ano de 1990. A APCF 

tem hist6rico mais vinculado a uma luta corporativa, quando durante a Assembldia 

Natitirni Constituinte trs peritas tomam a frente da defesa desta categoria (a dos 

peritos, e um ano aps a promulga95o da nova Constitui9豆o, em mar9o de 1988, a 

APCF 6 fundada. 

Nos parece 6 bvio que a mudan9a de regime possibilita tamb6m a organiza9豆o sindical e 

a ex&rrcia de novas disputas. Tanto entre operacionais X macanetas, como entre 

sindicalizados X defensores da hierarquia. Em ambas disputas, a categoria dos 

delegados 6 alvo da pol6mica, embora possamos afirmar que todo o 6 rgao 6 bastante 

organizado corporativamente, tendo uma presen9a forte nas propostas e polmicas 

mtiTrd,, todo o debate que passa por estas entidades. Uma situa95o fruto da leva de 

jovens concursado, saidos diretamente dos bancos de faculdade para a fun9豆o de 

delegados da PF (portanto de comando),6 uma dificuldade ou em ser operacional, e/ou, 

de conseguir estabelecer uma condi9五o de comando de fato. Assim, o efeito que tem um 

"sacrgcre novo" hoje pode ser dubio. Tanto pode oxigenar o6 rgao e buscar uma maior 

efici6nciaッ  ou ent5o pode ficar restrito a s atribui96es burocrticas. Nos foi relatado, em 

tom de confid6ncia, algumas situa96es bastante "complicadas" do relacionamento entre 

delegados rec6m-saidos da ANP e experimentados agentes, alguns com mais de 20 anos 

de tCnt1Th121. Da parte dos delegados era constantemente lembrado o problema da 

"disciplina" (ver entrevista com Alciomar) 

121 Vale narrar trs situa96es que ndo foram hipotticas. A 1a, um jovem delegado que assume a delegacia 
do Chul侭S, fronteira seca com o Uruguai, not6ria rota de trfico de armas). Uma equipe de agentes diz 
para le e n哀o ir na diligencia no campo, operando na faixa de fronteira, e se ele for, que v calado e no se 
manifeste, O delegado acata e a opera9ao e bem sucedida. A 2a. uma mulher jovem. na  faixa dos 25 anos, 
me thz em confid6ncia que j会  Yne "mandaram calar a boca' e nao discutir com ele - agente experimentado 
ー  porque ela era uma "fedeiha" e a carteira funcional dele sabia mais de "servi9o de policia" do que ela e 
seus査・ riフ＆  A 3a, um delegado que rec6m passou pela ANP. assume a delegacia de Passo Fundo回analto 
mdio do RS). fica por volta de 6 meses no cargo, n含o faz nenhuma opera9ao. aprova novamente em 
CQt)f.UX5i2 fe.d.eral (agora para 3 u.iz) e abandona o Departamento e o posto. Os trs casos, que so leves se 
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3.3) A Direc豆o da PF: mudanca de comando e manutencao da alianca com os militares. 

h Att瞬O da gest5o C'nelotti  

Uma terceira disputa que se dh e se mescla com as disputas narradas anteriormente,6 

aqcidr errCr as prerrogativas da PF e a ingerncia (ou disputa de a reas de controle) por 

parte dos militares (notadamente do EB) e seus aliados (ou alinhados) no 6 rg五o. Isto 

Consta de programa e plataforma sindical da FENAPEF: "Novas Bandeiras: Lutar 

contra o processo de subordina9きo da Policia Federal a Casa Militar"122(obs. nossa: a 

pagina no foi atualizada na sigla, atualmente sabemos todos que a Casa Militar 6 o 

GSI). E tamb6m faz parte das proje9うes do 6 rg豆o para seu futuro imediato, passando 

inclusive pelas proposta oficial de Lei Organica, que por sinal ja foi devidamente 

analisada neste trabalho. 

Um exemplo de continuidade da subordina95o (ou tentativa de) da PF aos 6 rgきos 

mfccri,e specialmerite o EB, antes atravs da Casa Militar, como hoje pelo GSI,6 a 

indica 豆o para D-G do6 rgdo. Na volta a democracia, com a posse do vice de Tancredo 

Neves, indicado pelo col6gio eleitoral em janeiro de 1985, o hoje senador pelo PMDB-. 

AP (na 6 poca no PFL) Jos6 Sarney, foi indicado um civil com carreira policial para D-

G-. &o sinalizava os tempos de mudan9a de regime, mas mantinha o padro de 

inger6ncia e indica9豆o de confian9a dos militares para o 6 rg豆o policial. O indicado ficou 

quase uma decada no cargo, ao longo de quase trs governos (Sarney, Collor e Itamar), 

assumindo em 1985 e deixando em 1992, escapando da "fritura" do impeachment de 

Co1iti で叱  Mello (outuoit de 1992), assumindo um cargo "especial" no governo de Sらo 

Paulo e deixando ap6s assumir como senador eleito por S豆o Paulo. Nos referimos ao 

hoje senador pelo PFL-SP (reeleito em 2002), o delegado da Policia Civil de S豆o Paulo, 

homem da d rea de policia politica e informa96es, Romeu Tuma 

comparado com o que acontece em fronteiras como Ponta Porh (MS), Tabatinga (AM) ou na zona de 
丘e垣Rj21そ‘d』と Rond6ni& ‘ぬs鰍● uma no9ao く1(）く1、ぬ皿0 くlifcil 6 exercer esta autoddade de delegado 
(bacharel de direito aprovado em concurso publico) por sobre o conhecimento de~ policia de linha'" (e na 
maiorparte dos casos. com  o mesmo grau de titula頭o acadmica que o superior). 
m Ver: http://www.fenapef.org.br/htm/sind  linhaacao.cfm.G. arquivo consultado em novembro de 2003. 
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Na biografia oficial de Romeu Tuma, em sua pagina do Senado'23 da Republica, Romeu 

Tuma lirma ter entrado para a Policia Civil de Sao Paulo, na fun9ao de investigador de 

lx癌C航,quando tinha 20 anos de idade. Isto foi portanto, no ano del95l Segundo o 

livro-biografia nao autorizada e post-mortem do rep6rter policial Percival de Souza 

(Souza, 2000) a respeito da vida e obra profissional do delegado S6rgio Paranhos 

Fleury, ao contrario deste ltimo, Romeu Tuma teve somente uma fun9豆o na sua 

carrtr'a na Policia C !i de S五o Paulo. Sempre foi lotado no DOPS, tendo carreira 

considerada bem acelerada no cargo de delegado (Souza, p.59). Apesar disso, na 

biografia oficial, Tuma afirma ter sido promovido a delegado, ap6s concluir o curso de 

bacharel de direito, no ano de 1967. Deste ano ao de 1983, Romeu Tuma esteve no 

POPS. Mas, oficialmente, afirma que o cargo que teve foi o de Diretor de Polfcia 

Especializada, sendo titular deste de 1977 a 1983. A importancia da carreira de Tuma na 

Policia Civil de Sえo Paulo, estando primeiro como investigador do DOPS, depois jh 

delegado, Diretor-Adjunto do Servi9o Secreto do DOPS, ap6s Diretor deste Servi9o e 

porf m, por indica9ho do coronel do EB, Erasmo Dias, assume a Dire9o do DOPS da 

Policia Civil do Estado de Sao Paulo 

A presen9a de Tuma na PF come9a no ano de 1983, por indica9豆o do ento D-G, 

coitcrti e ap6s genera, Moacir Coelho. Certo de que seria relegado ao ostracismo na 

carreira quando o PMDB assume o governo de SP (em mar9o de 1983, governo Franco 

Montoro, secretrio de Justi9a Jos6 Dias), Romeu Tuma 6 indicado para assumir a SR- 

SP, cargo que ocupa at6 o come9o do governo Sarney, no ano de 1985. Tuma foi o D-G 

dur'arnと  os dois governos ap6s o retorno da democracia, Sarney e Collor, demonstrando 

ser um "&ande equilibrista politico" 

Justo na mudan9a de regime, o que antes era um cargo obscuro e associado え  repress5o 

polcica, ganha ares p丘blicos de constitucionalidade, iniciando-se a boa imagem que o 

6rgo tem at6 hoje. Entendemos que a visibilidade 6 uma das formas aparente do que 

significa ser a PF neste regime o 6 rg5o mais importante da seguran9a publica do pais, 

embora n5o seja "cabe9a" de nenhum sistema integrado (como era o SM e o SISNI) 

Nらo そ  cperas o apelido de "xerife"珂 atribuido a Tuma, como 6 dotado de significa9らo, 

passando a ser assim chamado o D-G da PF e o secrethrio-geral da Receita Federal 

'こ3 Ver http://www.senado. gov.br/web/senador/rtumaIbiograf.htm. arquivo consultado em novembro de 
2003. 
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(fun9うes que Tuma chegou a acumular em 1992). Como contrapartida, enquanto o 

igto etorna centr証 e plTicipal instrumento coercitivo do Poder Executivo, se mantm 

a influ6ncia do EB sobre este. Romeu Tuma foi indicado pelos militares do EB e por 

esta indica9豆o galgou os postos comissionados na PF que exerceu. Sua atua9ao, 

especialmente no governo Sarney, tamb6m 6 reflexo da pr6pria capacidade dos oficiais 

do ER de exercer uma capacidade decis6ria nos assuntos de seguran9a interna 

Dada a passagem de regirfie, passando a existir uma democracia competitiva, o governo 

de trarrsi戸o definitiva @ de SarneD,partindo de sua prpria ausncia de legitimidade, 

tenha se apoiado nos poderes militares e no exercicio de suas prerrogativas, como fator 

de "governabilidade". E, uma vez que estes mesmos poderes baixam em intensidade e 

capacidade executora, algumas reas mais sensiveis passam a ser seu reduto de controle, 

ao mtcrro tempo que 3 e tornam o可eto de disputa, tanto de controle direto como de 

projetos estrat6gicos para o 6 rgao e os deveres de Estado que este exer9a. Sarney se 

apoiou neste capital polltic&24 e a presen9a de Tuma como D-G, segundo nossa leitura, 

foi fruto deste apoio. Tuma tamb6m, j自  como ator politico individual,6 pessoa de 

confianVa da comunidade de informa96es a quem serviu ao longo de toda a ditadura 

militar.. Somado ao seu perfil mais defensivo, jamais tendo ganho a notoriedade pela 

violncia e tortura que seu colega delegado Fleury ganhou, p6de sobreviver 

politicamente a mudan9a de regime 

Durante o governo Collor de Mello, como mais um sintoma da 6 nfase deste presidente 

em &ccr os poderes dos 6 rgdos de seguran9a e informa9うes, a PP viu sua estrutura 

hierdrquica modificada. Embora Tuma ainda fosse D-G, tinha no 9。  andar da PF 

(conhecido no edificio-sede como o andar da Diretoria do 6 rg豆o), que dividir o poder de 

decis豆o com um No. 02, na fun9乞o de secretario da Policia Federal'25. Tal iniciativa do 

governo Color, avaliamos que vai de encontro a s suas predisposi9うes para diluir e 

rethr os militares de postos-chave de a'guns 6 rg豆os. A辱） semelhante se havia 

sucedido quando formalmente Collor extingue o SNI, muda sua fun95o para a Secretaria 

' 4 Vale observar a coletanea de artigos transformada em livro. "Democratic Brazil: actors, institutions 
and processes". organizada pelo professor estadunidense e brazilianista, Timothy J. Power (Kingstone & 
Power. 2000). especialmente o artigo de Hunter. "Assessing Civil-Military Relations in Postauthonitarian 
Brazil" (oo.103-106 e 109-llfl 
…‘U enrao (12 de fuma, o delegado federal foao Batista Campello. assim como o Diretor auxiliar de 
Tuma・  Nascimento Alves Paulino. ambos foram cotados para substituIrem a Chelotti no cargo de D-G, 
em wni宰,t'brilde 1999. 
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de Assuntos Estrat6gicos (SAE, atual SAEI e novamente subordinada ao GSI), mant6m 

o 説‘4ras 1te ministrio e pらe um civil h sua frente. Em termos classicos, vemos que o 

nivel poltico incide sobre o militar e o policial sempre em termos tticos, uma ttica 

desvinculada de um planejamento estrat6gico de longo prazo, mesmo porque nenhum 

ator politico individual ou agente coletivo estaria hoje disposto a pagar seus altos custos 

po1kkos de ajuste126. Passado o governo Collor, e ap6s muita reclama9豆o e protestos de 

todas as entidades de classe da PF, volta-se a estrutura de Dire95o Geral e Diretorias 

(atualmente com 7 Diretorias) 

Romeu Tuma ficou como D-G at6 o ano de 1992, sabiamente n豆o se associando 

thiミ！ialrente ao nome ie 'Fernando Collor de Mello, atuando como D-G da PF nas 

apura6es que levaram ao impeachment de quem assinou a sua nomea9do para este 

cargo de confian9a. Um dos fatores prov自veis para a queda de Romeu Tuma foi um fato 

in6dito na hist6ria policial brasileira. Convocado pela FENAPEF e pelos demais 

sindicatcs de policiais e algumas associa96es de categoria, foi feito um plebiscito 

interno na PF, a partir da campanha "Fora Tuma", semelhante e simult合nea ao "Fora 

Collor", ocorrido entra julho e outubro de 1992. No ambiente interno, uma institui9o 

policial onde ocorre semelhante desafio a sua Dire9豆o, sinaliza claramente para a 

coiじrth de de informa9らes e para o EB que a correla95o de for9as mudou, inclusive 

suas lealdades e cren9as. Ainda assim, n豆o quer dizer que a influencia do regime 

anterior e mais forte ainda, de sua concep9えo de policia a servi9o do Executivo e 

subordinada s FFAA desapare9am. Mas, passa-se de uma situa9ao de controle absoluto 

(at 2985) para uma disputa de hegemonia interna bastante acirrada. Mesmo retirado da 

fun9ao de D-G por movimenta9豆o interna que culmina em plebiscito (repetimos, algo 

in6dito na vida policial brasileira), Romeu Tuma segue sua carreira ocupando postos de 

confian9a no Executivo federal e estadual (SP) 

A sobreviv6ncia politica de Tuma e o fato de que seu passado na policia politica n豆o ser 

lembrado nem citado, em nossa opiniえo, refletem o ainda presente poder de influ6ncia 

da comunidade de informa96es do regime militar, especificamente seus mandantes e 

operadores-chefe. Apos quase 10 anos no interior da PF, somado com sua proje9o 

polltica a partir desta (de "xerife" para senador titular de CPIs), Tuma garante a 

1こ6 Este tema e o mais importante, esta contradi9ao de tempos politicos sempre tticos e planejamento 
esl鵬 ic 、 e longo prazo seio um dos alvos戸ncipais de nosso pr6ximo estudo e investiga9o. 



117 

continuidade desta influ6ncia, tanto militar como de seus ex-auxiliares e pessoal de 

COTffiiIrxa( civis ou ml11Mes, garantindo a indica95o de alguns dos D-Gs posteriores ao 

seu exercicio no cargo. 

Ao passar o cargo em 1992, assume na PF mais um Diretor ligado a comunidade de 

irit&rrmi戸es, o delegado Amaury Aparecido Galdino. Seu nome consta no documento e 

livro Brasil: Nunca Mais e sua carreira na PF foi marcada por presidir Inqu6ritos 

Policiais-Militares (IPMs, instrumento de repressきo politica do regime militar) e6 

conhecido no 6 rg豆o por haver sido colaborador direto do SN1127. Em fun9ao da 

movimenta9ao interna, do ambiente politico do pais (se armava o impeachment de 

Cooi) e da prpria queda do presidente que indicou o seu padrinho no 6 rgo, 

sobrepesando as denncias de atentar contra os DDHH sobre ele, o delegado Galdino 

teve vida curta no cargo, menos de 2 anos (embora nao tao curta como outro 

posteriormente acusado, o delegado Jo5o Batista Campello, que ficou 3 dias no cargo) 

C&rtcthith para sua queda a figa de Paulo C6sar Farias 伊の,em julho de 1993. 0 

delegado Galdino cai e mais uma vez,, numa breve observa9豆o sobre o ator politico 

Romeu Tuma, este mantem sua credibilidade e passa o 6 nus de ser D-G do presidente 

destituido por corrup9豆o a seu sucessor 

Romeu Tuma, e aqueles a quem ele est自  correlacionado, tanto em ambi96es politicos 

coiro 'rri proje9ao das 'irn96es e da estrutura de seguran9a e informa96es do pas, 

seguem sobrevivendo e disputando seu espa9o de gravita9豆o. O reflexo desta 

capacidade de influ6ncia sua, do PFL e da comunidade informa9うes sえo as indica96es 

para D-G do coronel Wilson Rom豆o, delegado federal Agilio Monteiro, delegado 

fedei- ftanor Carneiro e o delegado federal Paulo Lacerda; sendo que os dois d ltimos 

nomes foram seus assessores tanto na policia como no parlamento. Retomando a 

sequ6ncia de hist6ria recente, Tuma deixa o cargo de D-G para, distanciando-se do 

governo federal, iniciar carreira essencialmente politica, atravs de um cargo de 

ass'stii tom status de secretrio de estado no governo de Fleury (ent5o no PMDB, 

1990-1994). Observamos este politico e advogado tamb6m tem la9os fortes e antigos 

com as policias paulistas (ele mesmo 6 tenente da reserva da PMESP) e sua comunidade 

local de seguran9a e informa96es 

に7 Ver a pgina Consultor Jurdico. http://conjur.uol.com.br/textos/9457,  arquivo consultado em 
deニ2E】J；ロ如り‘か 2003. 
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O coronel do Ex6rcito Wilson Brandi Rom5o assume a fun9五o de D-G no governo 

ltarrna 's-eiido ainda mths mal recebido do que Galdino o foi. O oficial do EB fica 

frente do6 rg豆o e se depara com uma situa戸o distinta de 10 anos antes, quando o ltimo 

militar profissional assume o comanda da policia da Unio. Neste momento a PF jd 

vitrine do notici自rio, sempre entra em clculo poltico e atua como operador politico, 

atrac's de uma l6gica de desconfian9a, sendo acionada quando convocada pelo titular 

do MJり  mas ela mesmo fornecendo "combustivel" para a Presid6ncia, informando o 

Executivo de investiga96es que deveriam correr em sigilo 

Internamente, a PF esta mais do que organizada, com entidades de classe para todos os 

settir応  t eategorias, e etm o agravante de ter movimento sindical pr6prio. Romらo se 

deparou com a segunda greve da hist6ria da PF, iniciada no fim de mar9o s6 veio a 

terminar em 20 de maio de 1994. Durou 64 dias e terminou com intervenc5o do 

Ex6rcito e com o Supremo decidindo contra o movimento. Observamos que muito do 

cecrrk complexo, tanto internamente como no trabalho de campo e interburocrtico, 

comマleta sua g6nese nesta greve de servidores. Motivada a principio por uma exigncia 

de equipara9乞o e isonomia salarial entre os policiais federais e os policiais civis do DF, 

embora derrotada durante a rodada de negocia9うes, dois anos depois (em 1996)6 

apwc'aica a Lei no.922f96, quando se elevam os vencimentos dos servidores e6 

estabelecida exig6ncia de 30 grau para todas as categorias da carreira policial (escrivao, 

papiloscopista, agente, delegado e perito) 

Durante esta greve, uma s6ria turbul6ncia institucional ocorre. Era o governo do vice de 

Coi'i'or, Itamar Franco, seu ministro da Justi9a Alexandre Dupeyrat e o ministro do EB, 

general Zenildo Zoroastro de Castro. Uma interpreta9ao de for9a passivel de ser 

desenvolvida, 6 que o comando do EB se utiliza do movimento de greve (com aquelas 

propor96es tamb6m in6dito) e a partir de fatos polticos, leva a situa9ao quase aos 

terniti 1 imites, com a possibilidade de confronto direto entre policiais federais e 

soldados do EB. Esta disputa de fato se materializa com tropas do Ex6rcito invadindo as 

SRs de Sao Paulo, de Brasilia, alegando pretextos para invadirem as SRs do Rio Grande 

do Sul e do Cearh e culminam com a ocupa9五o militar e a toma da ponte da Amizade 

em Foz- do gua9ul28 Segundo o relato que vem da FFENAPEF, nえo hd registro nem 

に8 Ver entrevista com Francisco Carlos Garisto. Caros Amigos. mar9o de 2000, Ano III, No.3 6, pp.28-29 
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conseguimos depoimentos da Dire9豆o do 6 rg豆o, houve um acordo entre Itamar e a 

dil亡、執泣o movimento, para evitar que o EB assumisse o controle total sobre a PF. Nas 

instancias juridicas, os servidores levaram a quest五o at6 o Supremo Tribunal Federal 

(STF), e a al9ada mhxima da Justi9a do pais decidiu pela greve ilegal 

Embora a greve de 1994 n豆o tenha obtido o aumento exigido quando se suspende o 

nro vfrnrerrCo, Itamar Franco 鼠z uma manobra politica que agrada ao EB no fim de seu 

mandato. Mantem o coronel Wilson Romao (que fica como D-G at6 Chelotti assumir) 

no cargo, n豆o assina aumento algum e ao final de seu governo, ap6s o t6rmino do 

movimento, assina o decreto de equipara頭o salarial da PF com a Policia Civil do DF. 

Com  'aYftria de FHC, terminaria o ciclo de D-Gs indicados pelas FFAA, especialmente 

o Ex6rcito, ainda que os titulares possam ser aliados e/ou simplesmente agradarem os 

oficiais ligados a comunidade de informa96es 

Em 10 de janeiro de 1995 assume o governo da Uni豆o a alian9a entre o PSDB e o PFL, 

terrcki FHC na cabe9a de chapa e Marco Maciel (PFL-PE) como seu vice. A indica戸o 

do titular do MJ 6 do PSDB, o gacho N6lson Jobim, sendo este amigo de infTancia do 

tamb6m gacho, delegado federal Vicente Chelotti. Este 6 um dos fatores, ao menos o 

"fator caneta", uma vez que Jobim garante o seu indicado e assina sua nomea9豆o para 

かc:r．張散, も este, obiameiite, o u nico fator. Vicente Chelotti 6 de carreira, concursado, 

"sarj,gue-novb" da turma de agentes de 1972, passando a delegado na turma da ANP do 

ano de 1980. Fora uma carreira de cana e n五o de ma9aneta, com perfil operacional (isto 

segundo depoimentos, uma vez que diretamente com ele nえo conseguimos contato129), 

exerceu uma fun95o de indica9ao mais poltica e estevea frente de entidades da 

cat c工i品  , dos servidccesl30 

De 1991 a 1993 foi diretor da Subsecretaria de Seguran9a e Transporte do Superior 

Tri&oriur de Justi9a (STJ); fun9ao esta equivalente a diretor de urna ASI, no caso, da 2a 

instancia mais importante da Justi9a brasileira. Nos bienios 1985/1987 e 1987/1989 foi 

presidente da Associa9えo Nacional dos Servidores do Departamento de Policia Federal 

' 9 Assim como com o D-G Paulo Lacerda e com o senador Romeu Tuma. isto durante todo o ano de 
2QQ3 
130 Estes dados constam de curriculo exposto em pagina pessoal do prprio delegado. A plincipio, no ano 
de 200Z. guando concorreu para deputado federal pelo PMDB-DF. esta pagina foi ao ar. Como se em 
campanha permanente. esta se mantem, onde consta curriculo, propostas e biografia do delegado exー  
candidato. 
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(ANSEF), entidade fundada em 1978, e que agrega a todas as categorias da PF'31. No 

bi己nio entre 199311995, foi presidente da ADPF, sem dbvida alguma a entidade com 

maior poder de influ6ncia dentro do Org豆o, ao menos em suas camadas dirigentes. Uma 

vez que no seu currculo policial n5o consta de atividades neste periodo em que aparece 

como presidente da ADPF132 e acumula o cargo de vice-presidente da Confedera9ao dos 

Delegados de Policia (CONDEPOL). 

Al6m de ter sido presidente de duas importantes entidades de categorias policiais da PF, 

ter a hTdica車o pessoal do titular do MJ (Nlson Jobi回,Chelotti sai fortalecido de um 

movimento grevista, sue, embora liderado por agentes, contou com seu apoio. Ou sela, 

tr6s fatores, um corporativo dos delegados (tendo algu6m de carreira como dpf no cargo 

de D-G), outro de indica95o politica (dentro do spoil ysteni do Estado) somado a um 

fai.tci でIし  possibilidade; de; maior coes5o interna (uma vez que Chelotti tinha trをnsito e 

ampliava espa9os polticos para sindicatos e associa96es) seriam raz6es para que ele 

assumisse a fun9ao. Mas, compreendemos tamb6m que a posse de Chelotti implica em 

uma correla9ao de for9as mais equilibrada, entre policiais federais civis e os setores da 

PF e seus aliados militares ligados a comunidade de informa96es do regime anterior (de 

maneira. direta ou indireta). Esta maior for9a por parte dos policiais federais se expressa 

com a vontade politica de exercicio de autonomia profissional, interesse e defesa 

corporativa e tamb6m que sua fun9ao tenha o correspondente peso politico dentro da 

brnt,tmia do Estado.Elllcontrapartida, esta autonomia profissional, somado ao fato da 

PF ser o principal 6 rg五o policial da Uni豆o, dotado de mais atribui9うes constitucionais e 

de maior visibilidade na midia; se depara com a vontade politica de exercicio de 

prerrogativas militares e subordina9豆o da policia civil da Uni豆o, permanecendo esta 

cormr Fora auxiliar das FFFAA para fun加es de seguran9a nacional e pablica 

'3l Ver www.ansef.org.br  (arquivo consultado em janeiro de 2004), embora voltada mais para a vida 
social dos associados, com e nfase desportiva e de lazei; a ANSEF tem peso na composi9さo de pautas e 
movimentos unitrios dos servidores do 6 rgao. Uma outra entidade que nao conseguimos abordar como 
um todo neste trabalho, al6m da ANSEF e da FNDPF,d a Associa9ao Nacional dos Servidores de Apoio 
Log1nt-o ta Policia Federal( A ASA, www.anasa.org.br. arquivo consultado em janeiro de 2004). 
Defendem os integrantes das chamadas carreiras de apoio (fora da carreira policial) e tamb6m t6m planos 
e pip潜&s de Lei Orgnica Plano Especial de Caigos (PEC), defesa de porte de arma para estes 
servidores e posico sobre movimentos grevistas. 
”ー Ccos1ana listagem de ex-9residentes da ADPF. Rom.eu Tuma (que ndo delegado federal de carreira) 
e Paulo Lacerda (este um dpf de carreira). O atual presidente da entidade, Bolivar Steinmetz, antecipou-se 
a uma pergunta e afirmou que "muitos pensam que para ser D-G tem de ser presidente da ADPF, o que 
no d verdade" (ver Anexo I. entrevista com Bolivar). O que sim podemos constatar 6 que embora no 
seja fator essencial,6 um peso politico a mais ter sido presidente da entidade classe mais importante do 
delegados da PF, categoria gestora do 6 rgao ap6s a sada dos militares do EB dos postos-chave e de 
comando. 
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Entendemos que a gestえo de Chelotti foi o epicentro deste cenrio complexo, quando os 

fams・  c'em a se encaixai nesta descri9ho feita acima, dos fatores de presen9a e influ6ncia 

no ambiente poltico e policial, e vhrios interesses, coordena9うes e alian9as se p6em em 

disputa simultaneamente. Vejamos alguns momentos mais complexos da administra9o 

Chelotti, que durou de fevereiro de 1995 a mar9o de 1999, passando ap6s por longos 3 

meses de indecisao do Planalto (de FHC) em indicar um novo D-G 

Para recompor os principais fatos politicos, fatos esses que dえo margem a uma andlise 

polkiea da gestえo e do momento vivido, fizemos uma breve recompila9do, em forma de 

dossie.. Uma vez que seria algo bastante enfadonho voltar a citar e narrar, passo a passo, 

as dezenas de casos de investiga9えo que houve apenas durante o 10 governo FHC, 

citamos abaixo as fontes eletr6nicas (hemerograficas) deste dossi6'33. O primeiro 

choque threto entre a gesto de Chelotti e tanto o comando politico do Planalto, como 

corn w oficiais-generais do EB, foi o caso do SWAM. Estava o pais fazendo licita頭o 

para a instala9五o do Sistema de Vigilancia de Amaz6nia, quando com permiss豆o legal  

(fator este sempre negado), a Justi9a Federal autoriza uma vigilancia discreta sobre o 

coordenador do cerimonial do Paldcio do Planalto, o diplomata Jlio C6sar Gomes dos 

San'ucs. ft autoria do gmmpo foi de dois agentes federais, um deles o irm五o de 

Chelotti'34.. Uma situa戸o politica extrema7 onde a pr6pria autoridade maxima do pals se 

viu abalado em sua seguran9a e devassada sua comunica9えo direta135 

133 No sitio da revista semanal Isto6. encontrado no portal Terra (www.temi.com.br/istoe)  utilizamos as 
math2s.' i. 1446. 18/06,11%)ス "Duro na queda", de Pedrosa&Silva: No. 1502. 15/0刀1998, "Xerife 
sem estrela", de Evelin & Pedrosa; No. 1534. 24/02/1999, "Luta de arapongas". de Mino Pedrosa; No. 
1535., 03/03/1999,; Xerife sob suspeita", de Hollanda & Pedrosa; No. 1550, 16/06/1999, "Pensa que 
pode", de Evelin & Meireles. Do mesmo portal Terra, sacamos algumas mat6rias do dossi6 de Carta 
Capital (www・ terra.com.br/cartacapital)  que sdo: No. 87, 25/11/1998, "Privatiza9きo Sob Suspeita", de 
Bob Fernandes; No. 92. 03/03/1999. "Grampos & Cabe9as, casos de Policia", de Bob Fernandes: do 
mesmo nmero e autor.'o SIVAM. o grampo e os trapalhes"; no mesmo nimero e autor, "Golbel3 
opera、 ; と  o mesmo nmero e autor, "Como salvar a cara. A deles". Todos os arquivos consultados em 
junho de 2003. 
】 34 og了a五lf加珂 feito dentro do prprio Palacio do刊analto. e se destinava a apurar negocia戸es ilegais 
para a concorrencia do Projeto SIVAM. Os acusados como autores foram os apfs Paulo Chelotti e 
CtJ1肱 . Mrndes・ Caira皿  jAmよQ com eles. o mirdtro da Aeronutica, brigadeiro Mauro Gandra. o 
presidente do INCRA Francisco Graziano e o chefe do Centro de Dados Operacionais (CDO da PF, co- 
financiado pela CIA entao). delegado Mrio Jos6 dos Santos 
135 ハ 	 ー，  

u grampo sobre o presidente tHU mIo toi exclusividade do caso SIVAM. Todos os esforcos do 
Paldcio do Planalto foram feitos para "congelar" uma CPI sobre a concorrncia, acusada de fraudulenta. 
vencida pela empresa Raytheom. estadunidense. FHC tamb6m foi grampeado no leilo do Sistema 
Telebrs. quando conversava com seu ento ministl・o das comunica96es Luis Carlos Mendon9a de Barros 
Dcsta vez a situa尊o se inverteu, sendo que o grampo fora executado por agentes da ABIN (regulares e 
irregulares no Rio) e a investiga9ao feita pela PF. No caso do SIVAM. a rea9ao ao grampo (leia-se 
a1岩aa, 'Vil亡  gal a vigilnta sbie o diplomata e to-promovido pela inteligncia da FAB) veio da p'aYte 
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Dois fatores foram fundamentais para o caso SWAM, em nosso entendimento. O 

pnTrrent) trata-se do Iam de que nao h lado justo nesta contenda. Da parte da P1,a 

suspeita sobre o diplomata vinha acompanhada do fato dele estar intermediando e 

exercendo trdfico de influ6ncia na concorrencia para a instala9豆o do sistema de 

vigilncia por radar e sat6lites. Mas, quando a pr6pria PF opera a partir do CDO, que 

era firrarrciado com verba da embaixada dos EVA (diretamente atravs de verba do 

adido da CIA no Brasil).1 e sendo que o diplomata nえo fazia pressao para a vit6ria da 

empresa estadunidense, vemos entao uma dupla vincula9豆o de ambas as partes. O EB e 

a Casa Militar, no minimo fazendo "vista grossa" para a influ6ncia do diplomata e a PF, 

atrc's ito CDO e junto da FAB, como que atuando na vigilancia de um lobista mas 

"tambdm fazendo vista grossa" sobre outro. Um tema de fundo e que at6 aquele 

momento, a PF operava na seguran9a interna e na vigilancia sobre as autoridades em 

consonancia com o EB, e na gest豆o Chelotti isto foi interrompido 

Ha uma disputa de fato ent豆o pelo controle das opera96es de seguran9a no Brasil, 

rnicrrru る  th regime demoertico, e o tema em debate 6 o grau de autonomia profissional 

que uma ag6ncia ou 6 rgえo pode ter. A prtica de vigiar as pr6prias autoridades era 

corrente no SNI, o problema agora6 :6 sob ordens de quem se fazem as opera96es e qual 

serd o destino deste produto de controle? 

Sendo estas opera96es uma ponta visivel de uma disputa por controle do ambiente de 

intelgntia interno (a 3a 'vertente dos servi9os de inteligencia, voltada para a seguran9a 

interna, no Brasil dos anos '90, operando de forma fragmentada), no ano de 1997, o 

CIEx emite documento que "deixa vazar"36 para um reporter da Istoe; que obviamente 

em seguida, cumpre o objetivo (atingindo toda Brasilia al6m das oligarquias e centros 

deis、 i*rs' da politica e dos militares). Neste aponta-se a necessidade de enfraquecer a 

posi9o do ator politico, D-G Chelotti e subordinar institucionalmente a PF como for9a 

auxiliar das FFAA. Uma medida de enfraquecimento seria uma dispersきo de suas 

do Centro de Inteligencia do Ex6rcito (CIEx, ou CIE), e da Casa Militar (ap6s GSI), atrav6s de sua 
SubsJさひR塩1；気de Intelig餌ci1 (&rois ABIN. 
I36 11 」  い  

t.ste tipo ae vazamento tunciona como "estOria-cobertura. O documento circula como siiiloso一  mas 
h pontas de contato entre rep6rteres e alguns agentes. ou setores do 6 rgao de informa9ao. Estes 
"vazamentos、' foram a especialidade do modus operandi politico do general Golbery do Couto e Silva e 
so uma pe9a de contra-informa9ao. Cria-se um fato politico atravds deles e assim aumenta-se 
determinado K capital politico de um agente coletivo contra outro agente e/ou ator politico individual 
Ver anexos de Lima Rocha, 2003. em resenhas de manuais escritos para civis pelo comandante do CIE. 
de fl'7t a 199S. coronel RI 、Multer Flix. 



atribui96es constitucionais, surgindo assim a SENAD (como que uma c6pia nacional da 

DE句,a principio pTeveT1tiva, mas podendo realizar opera96es anti-drogas'37. A 

SENAD7 fica subordinada ao GSI (ent豆o Casa Militar), e esvazia uma d rea de 

excel6ncia da PF, que 6 justo o combate ao trdfico de entorpecentes 

Operando de forma afinada aos tempos politicos nacionais, cujo ambiente o CIE mostra 

aicrthr e ar a par e bern afinado, este documento "vaza" justo na troca de ministro na 

pasta da Justi9a. Nelson Jobim que indicara Chelotti, vai para o STF, ministro do 

Supremo, o topo da carreira juridica nacional. Assume a pasta, em maio de 1997 o 

politico do PMIDB-GO, ex-ministro da agricultura, ris Rezende. Justo nesta troca o 

documento "vaza" e tenta-se derrubar Chelotti. Um nome apontado como substituto6 

de lJ cc L1 omem de confianぐa do PFL Gndicado pela oligarquia de Santa Catarina, atravs 

de Jorge Bornhausen), o ex-superintendente da SR-SC, delegado Jo豆o Batista 

Campello'38 (ele mesmo emplaca dois anos depois e dura apenas 3 dias no cargo) 

Um dos fatores para exigir esta queda, e mais importante, para defender a subordina頭o 

do '&rgt'c, foi a alegada quebra na hierarquia. Ou s可a, especificamente na PF, a 

organiza9豆o sindical, a movimenta9豆o de servidores civis (embora policiais, com 

dedica95o exclusiva e regime de tempo integral quando convocados), quase leva ao 

confronto direto e armado entre as institui96es. Mas, mais grave para o sistema de 

segcrr'arra do que um th-oteio,6 a quebra de subordina9ao, onde a PF como 6 rgまo de 

Estadoっ  auando hegemonizada por setores n五o-vinculados ao EB, pode vir a operar 

como pollcia de Estado. Assim, numa "redada" legal, com autoriza9五o da Justi9a, cai 

um brigadeiro, um espio federal irregular e um general. Se, n5o for exercida esta 

autcrrxt,rrthi profissiona'i de forma estrita dentro das ordens da Justi9a, a pr6pria PF como 

institui9do burocratica, as entidades de servidores como agentes coletivos e suas 

lideran9as como atores polIticos ganham uma importancia recobrada que, de fato, abala 

137 A manobra poltica nao funcionou e as mega-opera96es anti-drogas, como a Operado Mandacaru, no 
ano eJJ)9子〕,画o teatro de opera es ficava no polgono da maconha no serto pernambucano, foram um 
rotundo fracasso. A SENAD "preventiva" esta no GSI e sob comando de um general na atualidade 
(2004). 
138 Podemos ter id6ia do peso de Campello junto a comunidade de informa96es, uma vez que durante a 
gestao de Tuma. isto no governo Collor. ele fora secretuio da PF, fun9きo equivalente ao nlimero 02 do 
6rg哀o. Sabe-se pela trajet6ria de Tuma. de eficiencia e discri9do, que ele como operador de policia 
politica e depois ator politico individual, sempre fora uma pessoa com trnsito em vrios ambientes. 
si1eniioso quanto a s suas vincula6es com a comunidade de informa6es (onde passara diretamente 40 
anos de sua vida, de 1951 a 1992) e sdbio na escolhe de seus auxiliares. Tuma emplacou jd 3 delegados 
Pr山7iy3Jg como D-G da PF. aps sua sada. 
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a hegemonia e o controle das FIFAA (notadamente o EB), atravds da Casa Militar (hoje 

o くうSil, pOT sobre os sistemas e subsistemas de seguran9a (pblica, poltica, de Estadのe 

inteligencia (policial, financeira, de Estado) da Uni五o. 

Esta 6 a andlise que fazemos da gest豆o Chelotti mas apontamos que o cen自rio n豆o se 

altera, apenas seus sucessores sdo todos vinculados ao grupo de Tuma, que por sinal,6 

vinculado a comunidade de informa96es, a s oligarquias politicas e aos militares 

Chelotti era vinculado (ainda 6 )a s oligarquias politicas e era um D-G de carreira e 

corporativo, com livre trnsito entre as diversas entidades de classe. Os esfor9os de 

19今7 thto Tendem fruto e a queda viria a ocorrer dois anos depois, fruto de uma opera車o 

federal (via ABIN), dentro do prprio edificio-sede, grampeando seus assessores e o 90 

andar do pr6dio. Mas seguindo na ordem cronol6gica, a disputa inter-burocrtica 

continua no ano de 1998, e a SENAD 6 diretamente vinculada a Presid6ncia (vindo 

depcns a compor o GSI). Se aponta para o cargo de secretdrio o jurista de S豆o Paulo 

Walter Maierovitch, ilibado e um nome especializado em politica anti-mdfia'39 

Ainda no ano de 1998 ocorre a chamada investiga95o e inqu6rito conclusivo sobre o 

Dc,s'th Cayman, onde numa opera9五o fria, aparecem os nomes do chamado "alto 

tucanato paulista", com S6rgio Mota, Mrio Covas, Jos6 Serra, Fernando Henrique 

Cardoso e Paulo Renato. As Ilhas Cayman, paraiso fiscal e plataforma off-shore 

financeira, juridicamente um protetorado britanico, ja havia sido terreno para uma 

inv 虻la戸o da PF em dezembro da 1995. 0 alvo da PF entdo era o banqueiro Angelo 

Calmon de Sa (dono do falido Banco Econ6mico) e caiu na redada o nome de Ant6nio 

Carlos Magalhえes (ACM). Conhecido como Dossi6 da Pasta Rosa, foi "congelado", o 

inqu6rito n豆o foi conclusivo, nきo houve CPI e as informa9うes serviram como "muni9o 

P（五.1 LILtPara Chelotti se aferrar ao cargo. O mesmo se sucedeu com o Dos肌eCayman, 

sendo 9 ue a diferen9a 6 que ao contrrio do "sempre suspeito" ACM, os politicos do 

PSDB foram inocentados, s6 ficando margem de duvida quanto ao nome de S6rgio 

Mota. 

'39 Maierovitch 6 fundador tambm do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone (www.ibgf.org.br. arquivo 
con 話なadい  em janeiro de 201)執 que tem seu nome em homenagem ao maぎstrado italiano. coordenador 
da chaniada Opera96es Maos Limpas e assassinado junto com mais 3 agentes de escolta, atravds de um 
carro bomba com mais de 500 kgs de dinamite, no dia 23 de maio de 1992. Ver tamb6m a pgina oficial 
do Funda9ao Falcone na Itlia: www.fondazionefalcone.it, arquivo consultado em janeiro de 2004 
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O ponto culminante da disputa entre Chelotti e o general Cardoso, ou entre setores da 

PFe a tomunidade de informa96es sob controle dos militares, foi o chamado Grampo 

do BNDES (para aprofundar no caso, Lima Rocha, 2003). Opera9五o de escuta 

telefnica realizada no Rio por agentes da ABIN, quando o caso torna-se um fato 

politico, atrav6s da comercializa車o das fitas onde est五o as conversas de FHC, a PF 

instactr inqu6rito onde se necessitava de acarea9do do general Cardoso e subordinados 

seusっ  o agente Telmiro de Souza, o Teimo, e o Diretor-Geral da ABIN, ent豆o chefe de 

opera9うes da Subsecretaria de Intelig6ncia (S SI) da Casa Militar, o coronel do EB Aniel 

de Cunha Cunto. Obviamente a acarea9豆o n豆o ocorre, nenhum dos responsveis6 

puTir&, nii queda do minstro das Comunica96es Luis Carlos Mendon9a de Barros e do 

ent豆o presidente do BNDES, P6rsio Anda, mas mais "muni 9五o politica"6 acumulada 

por Chelotti e os setores na 6 poca hegem6nicos na PF. O objeto de disputa continua 

sendo tanto no plano estrat6gico, o controle das opera9うes de intelig6ncia e seguran9a 

de Esiado, tanto como atores politicos, o prestigio e o poder individual acumulado por 

Che1ottiっ  "9erigosamente" se autonomizando na fun9きo 

Segundo levantamento feito atrav6s de midia, o que nao 6 inteiramente seguro 

(adtrftrrnos isto), Vicente Chelotti operava suas pr6prias lealdades dentro da PF 

Operava a partir das entidades de classe e tinha um agente de sua confian9a, Celso 

Lemos, apelidado de "Golbery do Chelotti". Em um grampo realizado pela ABIN, em 

plena depend6ncia da PF, Vicente Chelotti 6 flagrado dizendo ser "o J. Edgar Hoover do 
γ、一  一！ i 140,, 	一  一 	・ 	‘‘・  I 	I, 	1,, 	 'L一  
Drsrr ,porcanto, seria inuermoavei , uma vez que razia e acontecia~ ate com o 

presidente FHC. Isto veio a tona atrav6s de um "outro vazamento", isto 6 , de parte das 

grava96es feitas pela ABIN em pleno 9。  andar do "Mascara Negra" (edificio-sede da 

PF). Nestas grava96es publicamente vem a tona esta capacidade da PF, com Chelottia 

frertce, も亡  acumular poder de fogo e amea9ar os demais 6 rg五os e institui 9らes 

burocrticas da Uniきo e do Estado. Hd uma disputa (que permanece) com o Minist6rio 

140 Como d p自blico e not6rio, Hoover comandou o FBI por 48 anos e controlava arquivos detalhados 
sobn ＆斌？ J・2lm培o seu dentro 磯l politica dos ETJA.AD dizer que era o "Hoovei・  do Brasi】一、． Cheotti 
afilfa coiitrolar fitas e investiga96es que podem derrubar qualquer um, inclusive o presidente da 
repblica. Me foi confidenciado por pessoas que o conhecem que isso foi dito em tom de ironia, pois 
sabia estar sendo grampeado. Sendo isto verdade ou no, se haviam estes arquivos e fitas 
comprometedoras. que tampouco tornaram-se pe9as de inqu6rito nem forma provas para execu9do da 
Jusui9a, Chclotti torna-se de fato um~ perigo de autonomiza9ao‘、  de um dirigente policial. Dentro da 
sobrevivencia politica e do controle do sistema de seguran9a ja fragmentado. nao haveria outra escolha no 
1ogo reth 1este nvel de disputa do que contra-atacar. grampe-lo e acumular~ muni9ao para derruba-lo 
Foi justo isto o que ocorreu. 
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Publico, de se ter ou nao atribui96es investigativas, e esta jd se manifesta em 1998 e 

iththo te 11999. Mas, com as grava96es, frn証mente 6 possvel publicar um padrho de 

controle interno da PF,, no diretamente atrav6s da hierarquia funcional (via Diretorias, 

Coordena9うes e Superintendencias, todos cargos de confian9a), mas com um peso 

relativo cada vez maior de entidades de classe, em especial, segundo as grava9うes dos 

sindicatos de policiais federais. 

Segundo o "vazamento", o grampo fora operado por pessoal da PF ligado ao grupo de 

Thrrra, tendo a frente o delegado Marco Ant6nio Cavaleiro, um dos cotados para 

assumir a vaga de D-G junto de Paulo Lacerda na entrada do governo Lula; mas foi 

orquestrado de comum acordo com o general Cardoso e com o beneplacito das FFAA 

Chelotti cai mas continua em posi9ao privilegiada no 6 rgao, n五o apenas pelas lealdades 

e I i亡 riansito'41, mas tamb6m pelos vnculos com o PMDB gacho. Mesmo ja ex-D-G, 

este permanece no 9。  andar enquanto o pais fica 3 meses com seu principal 6 rg5o 

policial sem Dire9豆o. 

Desde a queda de Chelotti em mar9o de 1999, todos os sucessores s豆o de uma forma ou 

de otr -i,li gados ao grupo de Tuma e/ou de confian9a dos militares. Mas, fen6meno 

dificil de se ver igual, FHC demora 3 meses para indicar um novo D-G. O sistema de 

esp6lio vem a funcionar, com indica96es varias, de acordo com setores e partidos. O 

ent5o ainda ministro da Justi9a Renan Caiheiros (senador pelo PMDB-AL e ex-aliado 

de Cti'ii, que viria a dai lugar para Jose Carlos Dias, de S乞o Paulo) tenta emplacar o 

de1egado federal Wantuir Jacini. O nmero 2 de Tuma, o delegado Nascimento Alves 

Paulino 6 cotado; assim como o PSDB tenta emplacar o homem de confian9a de Jos6 

Serra na PF, o delegado Marcelo Itagiba. O nome por fim que emplaca, vem pelo PFL - 

SC, ai%ti-n do apoio de fader Barbaiho e do general Cardoso, 6 novamente o de Joo 

Batista. Campello (o mesmo da crise promovida pelo CIE em 1997), que naquele 

momento (entre mar9o e junho de 1999) era secretario de seguran9a p自blica de 

Roraima. 

141 Tanto no que diz respeito a lealdade dos delegados. mesmo se vinculados ao grupo de Tuma. como e a 
atuコJ8nにt戸A' tnto th perithc r 月  jentes sindicalizados, ningum, nem em confid6ncia e tampouco em 
ーー・ 4ン‘tジ“・ ada. tCih jpiiJ じしv'iLiiia a Chelotti como D-G. Muito pelo contrrio, elogiam sha gestさo. 
culpabilizam a midia e a vaidade pessoal de ter carreira poltica dele como fator de sua queda (ver 
entrevistas no anexo I). al6m de algumas inimizades 6 bvias. Mas, a impresso dada 6 de tentar minimizar 
a f'ragmenta9do de controle e as disputas ocorridas ao longo de sua gcstio 
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Campello assume dia 8 de junho de 1999 e fica apenas 3 dias no cargo.E alvo de 

denunthas de tortura (assim como o ex-D-G Galdino) vindas especificamente de um ex- 

padre e ent豆o professor de filosofia em Alagoas, Jos6 Ant6nio Monteiro. O ent巨o 

governador do Amapd (hoje, 2004, senador) Jo五o Capiberibe, tamb6m reconhece 

Campello em sessきo de tortura pela qual passara e "faz coro" com a denncia. Podemos 

avaliar que a queda fulminante de Campello, vai mais al6m de ser um jogo de 

jnd:it醜bts politicas pam rnn cargo da maior importancia. Ao ser visto como um fator 

negativo a participa9ao direta (como operador, coordenador ou colaborador) na 

repress5o politica do pais no regime anterior, isto segundo nossa an自lise, tem um 

significado direto para os militares. A importncia da PF jd 6 algo dado, n五o podendo 

th 「xrr- de ser tomado em conta quando de clculo de correla9ao de for9as, tanto de 

sobreviv6ncia e hegemonia politica, como de controle do sistema de seguran9a 

fragmentado (embora tenha a pr6pria PF como seu 6 rgao mais importante). Assim, 

vemos que os militares tentam exercer controle indireto, atrav6s das lealdades dos 

de1i亡gI遺ris do grupo de T ama, e na defesa dos interesses corporativos dcta categor海  
Defesa esta, mesmo que se incorra em perda de autonomia profissional por parte do 

6rg豆o, ou que este perca capacidade operacional e prestlgio perante os o rgきos de 

informacうes. 

Entendemos que esta an自lise se reflete no nome do delegado mineiro Agilio Monteiro, 

prim-c1-r negro a dirigir o 6 rgao policial em junho de 1999, e que sobrevive a uma troca 

de ministro da Justi9a (Josd Carlos Dias por Jose Gregori), apenas deixando a fun9きo 

para se desincompatibilizar, no inicio de 2002 e lan9ar-se a deputado federal pelo 

PSDB-MG. Em seu lugar entra o delegado federal Itanor Carneiro em abril de 2002, que 

corioct a carreira policial como escrivらo na Policia Civil de S五o Paulo (qi】 mdo j合  era 

do grupo de Tuma), tendo passado por fun96es n五o-operacionais, "furado" a greve de 

1994 na SR-SP (justo a que foi invadida pelo Ex6rcito) e entrado junto do titular da 

pasta da Justi9a, Miguel Reale Jr (assume dia 3 de abril de 2002,6 o 8。  ministro da 

Lべhvaem S anos de governo FHC). Itanor, embora tenha sido indicado pelo general 

Cardosoり  fica menos de 6 meses no cargo, aderindo a demissao coletiva dos secret自rios 

de Reale Jr. (dia 8 de julho de 2002; menos dois, um e Paulo S6rgio Pinheiro, o outro6 

Paulo de Tarso Ribeiro, que assume como o 9。  ministro da Justi9a) apos o recuo de 

FHc%iri Tio intervir TIO estado Espirito Santo 
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Substituindo a Itanor Carneiro, vem o delegado Armando de Assis Possa, ex-agente 

'saT1ga'e novo" dos concumados dos anos'70 e marcado como ex-instrutor de jud6 e 

defesa pessoal na ANP一  O delegado Possa era do grupo de Itanor, como Diretor de 

Policia Judiciria (1。  escal豆o do 6 rgao) e tamb6m (assim como Paulo S6rgio Pinheiro e 

Paulo de Tarso Ribeiro) n5o acompanhou quem o indicou para a fun9えo como 

derniss*,ndrio. Paulo de Tarsoたz o convite para que ficasse, tendo como alvo policial e 

politico o conv6nio, e n豆o a interven9豆o) para a PF atuar no Espirito Santo. Sua presen9a 

no cargo durou at6 o final da chamada era FHC, saindo em 10 de janeiro de 2003 

Ao longo de todo o ano de 2002, acompanhamos de fora, os bastidores das indica9うes 

pam -pti3veis D-Gs. Se for feita, como fizemos, uma leitura detalhada no Painel 

FENAPEF, se9豆o da pgina desta entidade que jd citamos antes, n豆o hh nenhuma 

indica9ao ou id6ia de que o grupo de Tuma se manteria na Dire9do do6 rgao. Com  a 

indica9ao do advogado paulista Marcio Thomaz Bastos, a decis5o de quem vai ser o D- 

Gピ  r'arrsferida, em 丘  ltima instancia ao jd senador reeleito pelo PFL-SP, Romeu Tuma 

Tuma indica justo o conhecido por ser o menos operacional de seus assessores, o 

delegado aposentado, assessor parlamentar de Tuma por 6 anos e ex-presidente da 

ADPF, Paulo Lacerda 

Portanto, desde 10 de janeiro de 2003, mais um assessor direto de Tuma assume a 

Dir戸 r do mais importante 6 rg乞o policial do pais. Sao mantidos os padres de 

indica o (via esp6lio polltico e respeito a s a reas de cada ator), e Lacerda at6 o presente 

(passados mais de 1 ano de posse) v6m mantendo a agenda que o Executivo lhe pauta 

Tal fato 6 concluido materialmente a partir do afastamento do delegado Castilho, titular 

da rrc'とsiiga9五o do case BANESTADO (que tampouco 6 conclusivo e tamb6m no 

chega a ser CPI) e que fora elogiado pelos procuradores de Nova York onde fora 

investigar junto de dois peritos (sendo que a Dire95o chegou a lhe cortar as dirias; ver 

entrevista com Garisto, anexo I. Uma outra evidencia empirica da manuten9豆o destas 

抱alt伽*s politicas em detrimento da autonomia profissional, 6 o jd citado caso do uso 

da PF 9 elo Executivo no caso da "quase-CPI" dos Bingos (tamb6m abortada no 

Congresso Nacional) 
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3.4) 0 debate da Lei Organica: duas propostas diferentes para a PF, categorias X 

dele8武its  

Em meio a expectativa de mudan9as de fundo no 6 rgきo (devidamente frustradas), ao 

longo u* ano de 2002 e mais incisivamente do ano de 2003, todas as categorias da 

carreira policial da PF encontraram-se em mltiplas rodadas, com o apoio do D-G 

Lacerda, para escrever uma proposta de consenso para o funcionamento da Policia 

Federal e para as carreiras de papiloscopistas, escriv乞es, agentes, peritos e delegados. A 

prin晦flし亡stas comissらes tinham carte丁 de 丁唱o丁 e oficialidade, uma vez que friTam 

convoc,aths pela pr6pria 8est豆o do D-G Paulo Lacerda, dando vaz豆o 良  uma demanda 

antiga de todas as carreiras da PF al6m dos delegados (a exce9ao de delegados com 

maiores preocupa96es operacionais e n五o necessariamente juridico e corporativas) 

As rodadas de debate eram com representantes de todos os segmentos organizados, suas 

respthca's entidades, a%もm dos membros da dire95o, tanto local 伽os estados, atrav6s 

das SRs) como a nacional. Em tese se chegou a uma proposta consensual, na metade do 

ano de 2003. Em tese porque esta proposta, a que consta na pagina da FENAPEF, dos 

sindicatos filiados, e na pgina da APCF, seria o fruto de debate interno, longo e 

demor&u*r. Esta seria encaminhada, segundo compromisso tra9ado entre a Dire o e os 

servidores / para aprecia9五o e vota9豆o como projeto de lei no Congresso Nacional. No 

foi isto o que ocorreu. A proposta encaminhada pela Dire95o6 praticamente a mesma 

do anteprojeto da ADPF (basta comparar o anteprojeto na pagin合  da ADPF, o projeto 

oficith亡  a?F e a entrevista de Bolivar Steirn'ne'tz, no anexo D Essa manobra da Diie5o 

foi encarada como um ato de repudio e trai9豆o (segundo palavras textuais)'427 sendo 

convocada uma Assembl6ia Nacional dos servidores para avaliar um plano de a9きo 

como resposta143. Para melhor compreens豆o, estamos anexando (anexo II) os dois 

anteprojetos, o de consenso das categorias de agentes e peritos e o anteprojeto oficial de 

Lei く〕ち名加安こa, que 6 praticacnente o mesmo da ADPF 

m Ver repdio e histrico dessa manobra na subse9ao de artigos. na  se9ao de comunica9do da pagina da 
FENA21E,'瓜  httpソノwww .e"a f.org.blソhtm/coin  tribuna exibe.cfm'?Id=37 L. arquivo cons1t.i&山さ  em 
julho de 2003. 
'43 Casualmente estvamos em Braslia, em pesquisa de campo, durante esses dias da Assembl6ia Geral 
Extraordindria., nos dias 6,7 e 8 de agosto. Esta data tambdm coincidiu com a da vota9ao do Projeto de 
Reforma da Previd6ncia no Congresso. 
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Embora a ess6ncia do debate seja mais ampla, vamos destacar tr6s temas que 

corrnもとrxiiernos serem tamb6m de base central nos 6 rg5os policiais do Biasil 

Primeiramente 6 o debate e a proposta do fim do Inqu6rito Policial (IPL), a ser 

substituido pelo simples 'termo circunstanciado", cabendo o restante das pe9as juridicas 

da investiga9豆o para al9ada da den立ncia do MP e da decis5o judicial. A segunda que 

aborthrrrros, ビ  quanto a democracia interna do 6 rgao. O cargo de D-G, por exemplo, 

passaria 9 or elei9五o de listas s6xtuplas e/ou triplices. E, o 丘  ltimo debate,6 o pr6prio 

modelo de cargos e promo96es baseado no formato do FBI estadunidense (assim como 

a maioria dos departamentos de policia daquele pais). Isto representaria curso inicial 

nict, iia ttademia Naciomt'i de Policia e tamb6m cargo inicial丘  nico 

3.4) 1。  debate: o Inqu6rito Policial  

H tLma Trmposta da parte tos agentes e peritos, de que o Inqurito Policial (IPD,pelos 

padrうes juridicos uma pe9a informativa, seja abolido como procedimento de 

investiga頭o. Segundo a opinio oficial da APCF, o JPL nao 6 um instrumento de prova, 

pois n豆o obt6m a prova material do crime. Seria este um tipo de trabalho policial 

baseau*r e rn intima9うes para depor, provas testemunhais e nえo a investiga9えo ssricto 

sensuっ  a1uando hd pesquisa obten9豆o de provas materiais, montagem de cenrios e 

raciocinio dedutivo l6gico onde se alcan9a o autor do crime. E, para isto seria 

fundamental abandonar o procedimento do IPL e sempre buscar a materialidade da 

prova. 

Tal defesa pode ser encontrada na entrevista de Roosevelt (ler anexo I) e em artigo do 

mesmo autor, na revista Percia Federal, (No.13, pp.32-33). Neste artigo o perito cita o 

Art. 386 do C6digo de Processo Penal (de 1999, Saraiva editora), que pensamos ser 

interessante reproduzir:" Art. 386 - O Juiz absolver自  o r6u, mencionando a causa na 

parte dispositiva, desde que reconhe9a: I - estar provada a inexistencia do fato; II - no 

hav亡i vit,va da existencia do fato; III - no constituir o fato infra車o penal;w 一 n5o 

existir prova de ter o reu concorrido para a infra9ao penal; V - existir circunstancia que 

exclua o crime ou isente o rdu de pena (art. 17, 18,19, 22 e 24, pargrafo 1 o., do C6digo 

Penal); VI - nao existir prova suficiente para a condena95o." A base do argumento do 

perito ピ  qcre o IPL nao vaie como prova e tampouco a produz. Seriam laudas e mais 

laudas de depoimentos, sem valor legal, onde o intimado pode at6 mesmo se recusar a 

falar a nao ser em juizo. Defende a APCF, e faz acordo a FENAPEF, que a ess6ncia do 
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trabalho policial seja de policia-cientifica, de inteligencia policial e investigativo, 

desvrrivthando o saber pcMti破 de uma suboTdrna車o direta aos saberes juridicos. 

Da parte das entidades representativas e corporativas dos delegados, se d自  o oposto 

Vale *trar a defesa dti 19L pelo delegado Alciomar e a matria de capa de Prisma 

(No.33) onde mais de 40 delegados posam para foto do II Encontro Nacional de 

Diretores Regionais da ADPF, realizado em plena ANP, onde o ttulo6 :6 "Em defesa do 

Inqu6rito Policial". Um tema central desse Encontro da ADPF 6 justamente a reforma 

do cdrgo de Processo Penal (CPP). Em artigo (No.33, pp. 36-41) nesta edi9まo do 

deleg.c10 federal Rivaddvia Rosa (ativista freqente na revista da ADPF) onde defende 

uma revisao do texto da reforma do CPP. Segundo sua proposta (p.40), Art. 40, inciso I 

ー  Procedimento Sumdrio nas infra96es de menor potencial ofensivo, definidas na Lei no 

9. 09&抄5, i一 Inqurito Pthicial nas demais infra96es"Entendemos que esta opiniをo do 

delegado reflete posi9豆o oficial da ADPF, uma vez que em seu editorial do mesmo 

nmero de Prisma, assinado por seu presidente Bolivar Steinmetz, consta a defesa de "- 

Implementa9えo de proposta legislativa no sentido de que a autoridade policial 

preskkrrte do Inqurito seja assistente legal de acusa戸o"Ous可a, no apenas defende a 

manutenqo do IPL como aponta para que este seja mantido e seu titular seja de carreira 

juridica (por isso assistente legal de acusa9豆o). 

No mesmo artigo anterior, do delegado Rosa, este afirma que o fim do IPL dotara de 

podeies ' rrrvestigativos ao M inist6rio Pblico e isto se da porque 

ー  Quer-se copiar os modelos americano, portugues. italiano, ou de 

outras na96es ricas, num clamoroso contra-senso il6gico, onde a investiga9ao pr6- 

processual d desenvolvida confusamente por um misto de Delegado de Polcia, 

Promotor Piblico e Fiscal da Lei. cuja eficcia6 altamente thscutive1. 

Observamos, embora nao sejamos especialistas em 自  rea juridica, que o menos relevante 

neste de&ate d justamente o procedimento jurdico. Se o tema em debate6 capacidade de 

exercicio t6cnico-profissional, entao a percia 6 fator essencial, e o IPL apenas pode 

gerar mais burocracia e pouca consequencia penal. Mas, partindo de uma observa9乞o do 

que seria o jogo real da poltica, o IPL 6 fator de poder e controle corporativo da 

categrra tOS delegados e abrir mo dele h可e, uma vez que os mesmos perderam o 

poder de emitir mandado de busca e apreens豆o (vem dai o dito popular: "manda prender 



e manda soltar"). Mais do que defesa corporativa da categoria, o IPL 6 uma sequencia, 

no atcrai iegime, dos 3PM do regime anterior. A diferen9a 6 que agora, a "mm起ao 

politica" nをo 6 mais um poder discriciondrio que cassa os dissidentes mas sim um 

levantamento de suspeitas, a denncia na midia de cobertura politica e as intima96es 

para depor. Chegam 良  s centenas o nmero de TPLs relevantes, acompanhados ou nきo de 

CPIs (estas sim, uma medida essencialmente politica e nao juridica), e sao pouquissimos 

os casos de puni戸o. Nos parece 6 bvio que a impunidade 6 um fator de poder de 

barganha na sociedade brasileira, que a morosidade da Justi9a tamb6m colabora, mas o 

IPL como procedimento policial tamb6m tem a sua parte nesta falta de puni9ao. Por fim, 

vemos qae o debate e a polmica em torno do IPL 6 um debate de fundo a respeito da 

independencia ou n乞o do saber policial aut6nomo, e n豆o como uma subrea do Direito. 

Se e caso se reconhe9a, atravs do prprio poder de barganha e gravita9ao das 

categorias da carreira policial (e nao com uma das carreiras policiais como sendo 

jurdiea e existindo em separado, como d o caso dos delegados), a especificidade da 

carreira policial, entをo pela moderniza9豆o tecnol6gica da pr6pria profisso 

(especificamente atrav6s do ramo da criminalistica), o IPL tende a desaparecer. Mas, 

como o 1PL "n5o desaparecerd" por conta pr6pria, uma vez que n豆o um ser animado, 

suae痘訊も1に五aao nosso "ver も  essencialmente poltica, corporativa e de manuten9をo dos 

padr6es policiais brasileiros (que mesmo na PF, tende a punir seletivamente) 

3.4) 2。  debate: a democracia interna 

Um o utru ponto de divergncia entre o anteprojeto de Lei Orgnica construido atrav6s 

dos debates internos promovidos respaldados pela Dire9o e aquele apresentado por esta 

mesma Dire頭o da PF como anteprojeto de Lei para o Congresso, trata dos 

procedimentos de escolha do Diretor-Geral, e por consequencia dos postos de comando 

da 1ouita 'federal. O eixo central deste debate e discrepancia e justamente o poder de 

indicar o D-G. Atualmente, o D-G 6 indicado pelo titular da pasta da Justi9a, 

pertencendo portanto ao sistema de esp6lio dos cargos de confian9a da Unio 

A proposta oficial se encontra no "Capitulo II - Das atribui96es e Da Organiza9ao, 

Se9まc Ii - Da Organiza9まo, Subse車o Ii da Dire戸o-Geral, Art. 9, Incisos 1o e 2。" 

Consta no "Inciso 1。  - O cargo de Diretor-Geral, de natureza especial, serd ocupado por 

Delegado de Policia Federal, da classe especial, escolhido pelo Presidente da Rep丘blica 

dentre lista triplice, apresentada pelo Ministro de Estado da Justi9a, e nomeado, para 
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mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondu9do, com prerrogativa de foro especial 

junto ati鋤perior Triburia% de Justi9a. Inciso r~A lista trplice de que trata o pargrafo 

anterior resultara de lista sextupla, que serd apresentada pelo Diretor-Geral ao Ministro 

de Estado da Justi9a." Observe-se que em ess6ncia, o poder de escolha continua sendo 

do presidente atrav6s de indica戸o do ministro do MJ. O primeiro crivo para montar a 

primeira: iista, a s6xtupla ビ  do D-G em exerccio quando desta montagem, e segunda 

lista, a nominata trplice,6 feita pelo ministro da Justi9a. A palavra final 6 do presidente 

Ja a proposta feita nos debates internos tem o seguinte conteido. "Titulo II - Das 

Atri'c血&es e da Organiza らo; Capitulo II~da Organiza9豆o; Se9ho I~da Estrutura; 

SubsepAo I - da Dire9乞o-Geral; Art. 9。; Inciso 1。  - O cargo de Diretor-Geral da Policia 

Federal, de natureza especial, ser自  ocupado por integrante do cargo Policial Federal, da 

classe de Gestor, da ativa, escolhido pelo Presidente da Rep丘blica dentre lista trplice, 

apreserffada pelo Ministro de Estado da Justi9a, e nomeado, ap6s aprova9乞o do Senado 

Federal para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondu9ao. Inciso 2。  - A lista 

trplice de que trata o pargrafo anterior resultard de lista sextupla que sera apresentada 

que serd apresentada pelo Diretor-Geral ao Ministro de Estado da Justi9a. Inciso 3。  - A 

lista -s- xrcrpra serd composta por trs nomes indicados pelo Conselho Superior e tr6s 

eleitos pelos servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Policia FederaL" 

Nota-se duas diferen9as de proposta. Nesta, o nome final 6 referendado pelo Senado 

antes dc assumir como D-G. E, a feitura da nominata da lista sxtupla 6 metade indicada 

pelo Conselho Superior e a outra metade por elei9五o direta dos servidores. Neste 

anteprojeto o Conselho Superior 6 composto por todos os diretores das unidades 

centrais, o Corregedor-Geral, cinco superintendentes e um representante classista. No 

antepitjttci oficial o Conselho Superior 6 chamado de Conselho Superior de Polcia e 

tem a mesma composi9豆o, com exce9えo do representante classista, que inexiste neste 

anteprojeto; vale observar que os cinco superintendentes serao um por cada regido do 

pais (Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul) e serdo de livre escolha do D-G 

Estas s' 了  as diferen9as no que diz respeito a indica戸o das listas 

Mas, hd duas outras distin96es entre as propostas. Enquanto a proposta da Dire9ao nきo 

entra rr tema se o delegado especial 6 da ativa ou aposentado, a Lei Organica 

apresentada pelas entidades aponta a exigencia de que seja um servidor da ativa. Uma 



outra distin95o, que 6 a defini9ao de quem estaria apto a ocupar este posto. Ambas 

tratam 亡  a tlasse especial, mas a oficial afirma serem os delegados da classe especial e a 

proposta das entidades prev6em um nivel de Gestor, que n五o existe no anteprojeto de 

Lei Organica do DPF. Como o nivel de gestor tem rela95o com a proposta de cargo 

丘nico, observaremos este aspecto a seguir 

No que diz respeito a proposta de democratiza戸o interna da PF, dentro da medida do 

Pos計 'ti ia hierarquia fm-icional, cabe duas observa96es. A primeira6 o inusitado da 

proposta, fruto mesmo de um regime de democracia de direito e um sentido e um grau 

de equidade entre as categorias, fruto tambdm do mesmo grau de escolaridade. Nos 

parece, para falarmos em tom de prudencia, que para haver este tipo de democracia 

interrra se rrecessitaria de um Estado profndamente marcado pelo sentido p丘blico, o 

que n五o corresponde com a realidade. Por outro lado, esta proposta aumenta o grau de 

poder decis6rio e de autonomia de uma burocracia policial jd dotada de certa autonomia 

(exercida em termos corporativos pelos delegados e n乞o como autonomia profissional), 

e isto3と  ramente acarreta srios disturbios hstitucionais. 

A segunda observa9ao 6 breve; nos parece ser muito mais vidvel a exigencia que o D-G 

刈a ira fta do que sequer imaginar que o aparelho policial brasileiro vai permitir um 

precedente desta ordem, de metade das indica96es ser dos servidores. Imaginemos 

apenas se um servidor tem a maioria dos votos e sequer entra na lista do ministro? 

Suponhamos que este servidor seja operacional e o D-G indicado pelo presidente e 

refererrdido pelo Congresso seja taxado de macaneta? Apenas vamos supor que isto se 

aprove na PF, n豆o acarretaria mudan9as quase que imediatas nas policias civis 

estaduais? Pensando nos tempos politicos imediatos, qual Executivo eleito vai arcar 

com tamanha crise e os custos a pagar ao aprovar e/ou mover a mdquina da bancada do 

go\?elTio para aprovar estas resolu96es no Coi〕夢esso'44? Nenhuma analise poltica sria 

e nをo-normativa pode imaginar que este tipo de proposta seja aprovada no Brasil, ao 

menos n豆o no atual sistema politico 

144 Este 6 o tema de fundo de nosso proximo estudo. dos custos polticos para arcar com um ajuste no 
apare)kp pnLicial brasileiro e para confrontar a impunidade. Mas, desde 弾  nos parece 6 bvio que tais 
custos sao altos e nenhum agente coletivo ou ator politico profissional estd disposto a pagar. Um exemplo 
direto d o recuo da ndo-interven頭o federal no Espirito Santo controlado pelo Esquadro da Morte no ano 
de 2002. 
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3.4) 30 debate: cargo 丘  nico  

Um &ftrrrio tema, talvez o mais contundente para a interna da PF,6 o debate a respeito 

do cargo 血  nico. Negado na proposta oficial,6 o centro da id6ia da carreira policial para 

o anteprojeto das entidades. Segundo consta no "Capitulo III - Da Carreira Policial 

Federal, Se頭o I - Dos Cargos, Art 24. - a carreira policial federal, tipica de Estado,6 

integrada pelos seguintes cargos: I - delegado de policia federal (dpf); Ii - perito 

criminal federal (pcf); III - agente de policia federal (apf); IV - escriv豆o policial federal 

(epf) e V - papiloscopista policial federal (ppf)." Nesta proposta oficial se mant6m a 

exigencia de 3。  grau para todas as categorias a de bacharel de direito para delegado e os 

cursosもe f orma9ao em separado na ANP. Na Se戸o IV~Da Promo車o, Art. 39, coil就a 

que a carreira se divide em 10% na classe especial; 20% na primeira classe; 30% na 

segunda classe e 40% na terceira classe. Para cada mudan9a de classe (promo 9豆o na 

carreira), o anteprojeto da Dire9豆o preve exigencia de 05 anos em cada classe antes da 

promo -10 (Art. 40, ponto 111). Para atingir a classe especial, os delegados e peritos tero 

de antes fazer o curso superior de policia (com equival6ncia a p6s-gradua9o 

academica, strictu senso) e as demais categorias o curso especial de policia (equivalente 

a p6s-gradua9ao latu senso). Ainda nesta proposta 50% das vagas de concurso publico 

para reitgados e peritos ficam reservadas para agentes, escrivhes e papiloscopi説as da 

classe especial, e outros 10% para pessoal do Plano Especial de Cargos no topo da 

carreira (servidores PEC, organizados na ANASA) 

Por esta proposta, para atingir o inicio da carreira de delegado (de 3a classe), o servidor 

da carrtha policial ou PEC teria de cumprir mais de 20 anos de PF. Assim se mantem a 

base salarial de hoje, quando um agente no topo da carreira t6m equipara9豆o salarial 

com um delegado no inicio do servi9o na PP. Completando a observa9ao, a Lei 

Organica que saiu da Dire9ao e da ADPF prop6em o retorno da promo9豆o funcional na 

carreim, os chamados COTICQTSOS internos 

O anteprojeto das entidades toma por base a id6ia de cargo u nico, iniciando todos os 

servidtrrs no mesmo curso da ANP e fun車o na PF. No Capitulo IV, da Carreira 

Policial Federal, Se9五o I Art. 33, Do Cargo Policial Federal, sendo este 丘  nico e 

dividido em classes. No Art.34, esta exposto o quantitativo destas classes 

I - Gestor, 1% 

II一Di'egado Especial e Perito Criminal Especial, 2% cada uma 
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III - Delegado Executivo, 5% e Perito Executivo, 3% 

IV 一A8me Especialフ 2伽Vo 

V - Agente Executivo, 25% 

VI - Agente, 29% (inicio de carreira, saido da ANP) 

Mant em-se a exig6ncia de 30 grau para ingresso na PF, carreira policial, e os cargos 

equiva'errte ao topo da carreira, se mantEm com as denomina96es de peritos e delegados 

(inclusive com a exig6ncia de ser bacharel em direito). Mas, a propor9五o 6 em menor 

tempo, 1 ano para mudar de classe mas com 15 anos de servi9o no minimo para tingir a 

classe de perito criminal especial. Ainda h a exig6ncia de Curso Superior de Policia 

para as ti'rasses especiais tze delegado e perito, e soma-se ao Curso de Altos Estudos e 

Gest五o Policial para a promo9豆o a gestor (topo da carreira policial) 

Observa-se que nesta proposta a ANP abre vagas para pessoas com curso superior mas 

com prufiss6es de interesse da PF. Assim, um concurso pode ser com por ex. 30% de 

vagas para egressos da biom6dicas, 30% de quimicos e 40% para as engenharias. E 

assim, de acordo com a necessidade t6cnicos de uma especialidade, se abrem as vagas 

para concurso. O caso do delegado, passa a ser uma especificidade da fun9豆o e n豆o uma 

exign*a que associa a caneira policial com a juridica. E abre-se a possibilidade para 

qualquer servidor da carreira policial, se atingir o topo da carreira por promo9o 

merecimento, de chegar a classe de gestor 

As entidades alegam terem tomado por base o pr6prio modelo policial dos EUA, a 

comear pelo FBI. Neste Orgdo,6 exigido o 30 grau para ingresso, a Academia de 

forma車o de Quantico 6 u nica para o equivalente da carreira policial (tamb6m chamados 

de agente) e a partir dai, superado o estagio probat6rio, se d豆o as promo96es na carreira 

Podemos fazer a partir dai duas analises, uma de ordem 't6cnica" e outra da correla9o 

def 1gas -no Brasil Nos parece 6 bvio, mesmo de fora do meio policial, de que a 

proposta das entidades 6 muito mais operacional do que a da Dire9豆o. Sendo dotada de 

l0gica funcional, aponta um cargo u nico inicial, sem privil6gios corporativos, 

valorizando (ao menos na proposta no papel) a especificidade da carreira policial e 

aportando o mais do que necessdrio avan9o t6cnico-cientifico (a comeGar no 

recrutamento direcionado, atravds de concurso direcionado). O que sim n豆o imaginamos 

6que este modelo possa ser aprovado sem modificar toa a estrutura policial brasileira 



E, tamb6m n豆o pensamos estarem as entidades da PF dotadas da for9a acumulada e as 

ahanas ivvidas para alterarem a estrutura policial do pais. O cargo 立  nico sem dvida 

dotaria de l6gica funcional e progress豆o possvel dentro da carreira policial. Mas, a 

nossa certeza e de que, dentro do atual regime e sem inimigos diretos internos a 

combater, a estrutura e o sistema de seguran9a n豆o necessitam nem tem porque 

impicrrrerrtar uma estrutura tまo l6gica e meritocrtica como esta 

Mantidos o IPL, a carreira juridica e o papel dos delegados, os cargos diferenciados e a 

capaddade de indica9ao da Dire9きo policial atravs de indica戸o politica, se mant6m as 

bases necesshrias para o atual papel da PF na correla9豆o de for9as e composi9五o de 

for9as tanto do sistema politico como dos agentes coletivos do sistema de seguran9a 

interno. A meritocracia policial vem junto de maior autonomia profissional trabalhando 

deritit, iI亡  uma polcia de governo centr誠voltada para a seguran9a de Estado, o que pela 

prpria natureza da tarefa seria uma permanente fonte de disturbios para a 

"governabilidade". Nenhuma das propostas das entidades nos parecem possiveis e 

muito menos provdveis sem uma firme decis豆o poltica do governo da Uni五o, uma 

ampla coalizo nos estados, a cumplicidade das entidades corporativas e de classe em 

questをo e a subordina9ao ou acatamento destas decis6es por parte dos oficiais militares 

de informa96es. Tudo isso estd bem longe de acontecer. Muito pelo contrrio, mesmo 

com a mudan9a de governo e fra9ao de elite dirigente no poder do Estado, governo 

centf魂  TiO hh sinaliza瞬o t'le mudan9a concreta no tema seguran9a pblica e de Estado 

3.5) A evid6ncia da continuidade 

ApOTfCa?rItYs I就o a partir de uma h ltima e-vid敏 cia que demonstramos neste capitulo 3. Se 

observarmos a presen9a individual de atores politicos simpticos a uma determinada 

id6ia, e que operam politicamente em favor desta, como um term6metro do ambiente de 

uma determinada burocracia e institui頭o de Estado, entao uma simples demissえo de um 

titular de am simples cargo de 2。  escalo do MJ tem grande significado. Trata-se da 

demiss豆o do cientista politico e antrop6logo carioca Luiz Eduardo Soares. Este mesmo 

professor e segundo agentes e peritos, especialistas em politicas de seguran9a publica 

(vem entrevistas de Garisto e Roosevelt no anexo I) jd havia proposto mudan9as 

estrntctmErs na Secretaria de Seguran9a Pもblica do Rio, no incio do governo Garotinho 

(entao no PDT-RJ, depois no PSB-RJ). E, obteve resultados semelhantes a este 
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conseguido na Secretaria Nacional de Seguran9a Publica (SENASP), se demitiu no 

魯werriti a Unio e foi demitido do governo do estado do Rio 

Nos parece redundante reproduzir e analisar aqui as polemicas e motiva96es que 

levamm 1aiz Eduardo SoaTes a deixar o governo Garotinho (1998-2002), sair do Brasil 

e permanecer por volta de 1 ano como professor visitante de uma universidade dos 

EUA. Al6m de ter sido mais do que documentado e debatido, o pr6prio Soares (Soares 

2000) fez um livro que narra detaihadamente suas dificuldades e inimigos internos na 

Secretrria do Rio. O primeiro secretario a quem foi subordinado foi o general da reserva 

Jos6 SiaLueira, militar este que por sinal montou uma equipe de subsecretrios onde o 

丘nico civil era Soares. Em substitui9豆o do general, e acumulando as fun96es de 

comandante-geral da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o cel. PM 

Josi, cthtal, do crculo de amigos e colaboradores diretos de Garotinho, desde a 

prefeitura de Campos dos Goytacazes, desde que o ex-radialista exerceu este mandato 

por duas vezes. Quintal al6m de coronel PM foi tamb6m analista de inteligencia do 

DOl-CODI do I Ex6rcito, no quartel da Policia do EB, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro 

Na eqctipe de subsecretrios haviam vdrios membros da reserva com la9os e passagens 

pelo CIEx. Soares deixou o pais, n豆o implementando sua politica de policia unificada 

atravs do Instituto Nova Policia, uma proposta de carreira bem pr6xima do cargo 

unico, fim do IPL,6 nfase na pericia e subordina車oa Justi9a e ao Estado e nきo ao 

Exec匠i't eleito. 

Dentro do MJ, Soares se pronunciou publicamente pelo fim do IPL e no fortalecimento 

da poi!cia-cientifica (enfase na pericia145) foi grande entusiasta tanto das rodadas de 

debate unto s entidades e Dire9ao da PF como apoiou o anteprojeto unificado de Lei 

Organica. Saiu do governo Lula em outubro de 2003 (21/10/2003) alegando que nao 

queria "prejudicar a imagem do governo"146. Em fun9豆o de que tanto sua esposa como a 

ex-muTrier prestarem servi9os de consultoria a SENASP, isto poderia, segundo Marcio 

Thomaz Bastos, ser usado como "muni 9豆o" contra Soares, o titular do MJ e o prprio 

governo Lula. Qualquer pessoa com um minimo de conhecimento de bastidores de 

I 45 て F一  一一一 ,一  一一一  γ ,一 T,ユーー」  r 一一一  一一  ・  一  一  A~m一, ，、  ，  . 11 , ，  、，  . ． 	ー  ，, ’ ー ver enu'evista com LU1Z tauarao soares. na  revista aa A1'U, ?encia federal. JNO. 14. Ut). )-/. 
146 Para registro, 6 interessante ver, no arquivo eletr6nico da Folha de Sdo Paulo. a exposi頭o alegada por 
Soares ao se demitir: http://wwwl.folha.uol.com.br/folhalcotidiano/u1t95u84339.shtml  e 
htttp://wwwl .folha.uol.com.br/folha/cotidiano/u1t95u84336.shtml. arquivo consultado em fevereiro de 
2004. 
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decis6es polticas sabe que isto nao seria o bastante para derrubar algu6m que estivesse 

firme ntj tnrgo. E, alem de firme, em consonncia com o titular da pasta; sendo que de 

ambas condi96es nえo gozava Soares. 

Uma outra considera頭o 6 preciso ser feita. Se observarmos as denomina96es dos 

6rgos e hierarquias do MI, em tese, uma Secretaria estd acima de um Departamento 

Mas, no organograma do MJ, a PF esta no mesmo nivel da SENASP e seu D-G 

responde diretamente ao ministro e este ao presidente. Assim, no mundo das 

possibilidades, o cargo da SENASP 6 de articula9五o e n五o operacional, n豆o sendo esta 

Secmそ  cia dotada de rgo repressor diretamente ao seu servi9o. Tendo que coordenar 

esforFos com 6 rg豆os de seguran9a federais (PF, PRF, PFF), estaduais (policias civis e 

policias militares) e municipais (guardas municipais e/ou metropolitanas), poder de 

decisao de fato,6 apenas no controle do caixa do Fundo Nacional de Seguran9a P自blica 

e no es&r- o de "convencimento" dos governos estaduais em assinar os convnios do 

Sistema Unico de Seguran9a P丘blica (SUSP). 

Ap6s a saida de Soares da SENASP, n乞o por coincidencia, assume a fun9豆o um 

delegio先deral de carreira. O gacho Luiz Fernando Correia, delegado dpi desde 

19957 com 14 anos anteriores como agente federal especializado na repress豆o a 

entorpecentes. Tem carreira operacional e assume SENASP, passando tamb6m a ser 

"executor e gestor" do SUSP (ler mat6ria de capa e entrevista com o Secretrio de 

Prisma No.45) 

Concluimos este capitulo esperando haver demonstrado um pequeno painel e analise 

das disputas internas da PF no regime democrtico. Disputas estas que sまo tanto 

corporativas, quanto politicas e estrat6gicas (de ordem operacional e t6cnica). Este 

6rgao em disputa 6 o mais importante do sistema de seguran9a fragmentado da 

atualidade e de todo o regime democrtico p6s-1985, embora tenha apenas 7.000 

servidtries ( com no mximo 113 destes sendo operacionais, dados de agosto de 2003) 

mas com um capital de recursos humanos (mesmo em fun9豆o da exigencia de 30 grau 

para ingresso), bastante consideravel. Qualquer opera9ao de ordem polltica que tenha de 

levantar investiga96es e suspeitas passa pela PF em alguma etapa de sua execu9豆o, 

tendo OCi cro o 6 rgao (de forma oficial ou nまo) presen9a protagonista na a9ao. Qualquer 

opera9豆o 9olicial de envergadura no Brasil hole, igualmente passa pela PF. E ela o 
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principal 6 rg五o de investiga9豆o e de opera96es internas a servi9o do presidente da 

rep*i1t'a 'embora sua de孟gila車o constitucional s可a como policia de Estado. O杭go6 

levado em conta pelas ag6ncias dos EUA'47 e no ambiente interno, foi mais do que 

demonstrado como as FFAA, especialmente o Exdrcito, tenta subordinar a PF ao seu 

controle e subordina9豆o (com as tentativas de inger6ncia e esvaziamento do GSI sobre a 

PF〕．  

Conforme vimos no capitulo anterior, cada sistema poltico 6 u nico, e neste de 

demxr&e'th competitiva, ビ  presumvel que a PF (assim como era o DFS珍 seja o 

princi9al Orgo policial de um pais com sistema de seguran9a fragmentado. Um 

diferencial, 6 que no momento hist6rico da Guerra Fria e das fronteiras ideol6gicas, era 

a DPS (policia politica federal), o principal instrumento modernizante e de rela95o com 

a soei プとと  re politica do cieio populista No momento especifico ap6s a Constitui9らo de 

19887 .a PF ve sua credibilidade aumentar, justo pela capacidade de tornar r6u, setores de 

elites politica e econ6mica nacionais, que num governo seguinte, podem ocupar os 

principais postos do Estado brasileiro. Neste momento hist6rico, a suspeita de 

crin irthr戸o (s可a por desvio de verbas, lavagem de dinheiro, evasきo de divisas, 

corm9o direta, neg6cios ilicitos, etc.) sobre um ator politico 6 "muni 9ao" a ser usada 

e gasta por seus adversdrios diretos, raras vezes chegando a punir os culpados. O 

principal operador deste tipo de investiga9ao 6 a PF. Justo o 6 rgao que, por atribui95o 

con克  tcutri,rral, deveria ex亡ctar a seguran9a de Estado e coibir estas modalidades de 

crimes. cada vez mais tecnificado e promiscuo com as rela96es politico e econ6micas do 

Brasil. 

14一 Vale observar as investiga96es realizadas pela revista Carta Capital. em forma de dossie eletrnico no 
cana)dョ  ' ista no portal Ten-a (www.terra.com.br/istoe)  onde se incluem as matrias de capa; No. 97. 
12/05/1999. "Mundo das sombras": No.98. 26/05/1999. "Bwana nao g6staf": No.122. 10/05/2000. 
"Como d a coisa" e No.185. 17/04/2002, "Rela96es Carnais": todas de Bob Fernandes. todos os arauivos 
consultados em junho de 2003. 
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Capitulo 4 

Apontando conclus6es 

Fazer o encerramento conclusivo de um trabalho como esse sem duvida n豆o 6 algo fcil. 

Aol tingtiI a disserta9o e tht pesquisa procuramos n五o adotar postura normativa, menos 

ainda fa7er um "diagn6stico cientifico" de qual seria o melhor arranjo institucional para 

a PF e o conjunto dos 6 rg豆os de seguran9a publica no Brasil, ftmncionando sob o atual 

regime de democracia competitiva. Tamb6m, n5o tentamos realizar nenhum discurso 

presr*vu de como deveria e証stir e funcionar a PP para o aprimoramento do regime 

democr白tico brasileiro. 

A desvincula9豆o normativa foi e6 a preocupa9ao da pesquisa desde o inicio. Observar e 

analfsarー  く了 Jロgo real dos agentes co鳳ivos e atores politicos, dos operadores do 6 rgo, 

dos ol?eradores de inteligncia no Brasil, e no complexo ambiente policial, politico e 

investigativo que vive o pais hoje 6 nosso objetivo. Ou seja, nossa preocupa9きo te6rica 

vai al6m do arranjo institucional ou do estudo das normas legais. Estes dois aspectos 

contain nri, e muito, mas no representam nem de longe a totalidade dos tipos de 

disputa e niveis de incidencia envolvidos 

O esfor9o do trabalho deu-se em maior volume a partir de fontes abertas e mecanismos 

te6thxs irrピrpretativos. Assim sendo, observamos algumas primeiras concluses 

1) Sendo a PF o 6 rg豆o de seguran9a interna mais importante no Brasil democrtico,6 

possvi1 uordenar um sistema fragmentado?Epossivel coordenar um sistema sendo 

que a 9 r9ria Policia Federal 6 fragmentada? 

Reiteramos que a PF 6 hoje o 6 rg豆o central de seguran9a do presidente, da Uniao e do 

Esta 玩asileiro. E um rg5o centr証  em import 合ncia, mas que nao tem e就a 

import合ncia refletida no funcionamento da seguran9a de Estado. Necessita de esfor9os 

imensos de coordena95o, portanto n豆o opera como cabe9a de sistema como era o SNI e 

o SISNI. Embora n豆o fosse perfeito, mesmo tendo terminado o perodo da chamada 

Abenロri pJ1ftica com um grau de autonomia bastante elevado, o SNI funcionava e tinha 

capilaridade. Se observarmos hoje como funciona (quando funciona), uma se車o de 
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seguran9a ministerial, de autarquia ou de empresa publica se comparada com uma 

antiga 発I翫 ou ASI, -veTemos o quanto fragmentado 6 o atual 孟sterna de segcaan9a 

pbblica e de Estado no pas'48 

Dentro da pr6pria PF j豆  observamos que por vezes estas lealdades vao muito aldm da 

hieraripthr i'incional, basta observar o "estouro da empresa Lunus em S五o Lus do 

Maranho" (inicio de 2002) e as opera96es de vigilancia da SR-SP sobre os politicos do 

PT, tomando por base o IPL aberto para apurar o assassinato do ex-prefeito de Santo 

Andr6, Celso Daniel (no final de 2001). Isto sem falar nos jh t五o citados arquivamentos 

dePl tis'sos e IPLs inconclusivos, como o do caso PC Farias (com o atual D-G,? aulo 

Lacerda, presidindo). E dentro deste 6 rg豆o tamb6m fragmentado que se organizam 

entidades de classe e corporativas, que nao s5o poucas e tem bastante poder de 

barganha. No caso especfico do sindicalismo da PF e do associativismo dos peritos, nas 

entrv丁sias; no convivio e na leitura atenta do material oficial, hd um sentido de cren9a 

bastante gjande tamb6m. 

2) A fragmenta9豆o do atual sistema de seguran9a 6 fruto da disputa por hegemonia e 

contivk entre categorias da PF X delegados da PF aliados ao GS1/ABIN e atravs 

destes com os militares? 

A conclus5o do trabalho caminha junto da analise destas possibilidades de 

reestrtifttrcr-o da PF e de exercicio de autonomia profissional enquanto policiais civis e 

investi響tivos da Uni豆o. Al6m dos opositores corporativos do interior da PF (os 

delegados), especialmente os vinculados ao grupo de Romeu Tuma e com vinculos na 

carreira com a comunidade de informa96es; dos opositores externos que se sentiriam 

atingiivs -ria possibilidade ie realiza95o de seus interesses com uma policia judiciria de 

fato, h todo um cendrio complexo disputando a hegemonia e o controle de um sistema  

de seguranca que, jd dissemos, esta mais do que fragmentado. Neste cenhrio tem papel 

importantissimo o GSI e a ABIN, na disputa pelo controle e a capacidade operacional 

rnterrra, e mesmo externa, corn as adidancias policiais (e/ou de inteligencia, por vezes 

com ajiase as mesmas atribui96es para somente uma vaga). A soma da proje9豆o politica 

l48 No custa lembrar do grau de autonomia operacional e lealdade direta desenvolvida com os policiais 
federais e agentes da ABIN lotados no equivalente a DSI do Ministdrio da Sahde quando Jos6 Serra era 
titular. tuusarnente esta equipe de agentes operava sob a cobertura institucional da Vigilancia Sanht自ria, 
que tem poder de policia. 
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do Ex6rcito nesta h rea, atrav6s do GSI/ABIN, se alia ao controle corporativo dos 

dele8a&s 4iederais sobre a ?F, gerando uma alian9a poltica, que6 , ao nosso ver, de 

longa duraFdo. Esta alian9a:, tende a ser estratgica, conforme os movimentos dos que 

advogam a reforma do modelo policial brasileiro. O debate sobre o nivel m6dio para a 

PF, a aprova頭o por MP de Guarda Federal Fardada (depois derrubada por Lula), a 

cria o da SENAD e a presen9a hegem6nica do gmpo de Tuma nos postos-chave da PF 

so apenas alguns exemplos concretos deste conflito, que 6 interburocrtico e politico 

simultaneamente. 

3) As propostas de reestrutura9豆o da PF (fim do IPL, cargo 丘  nico, democracia interna, 

entre vctcra> atravds da proposta de Lei Orgnica feita por agentes, escriv豆es, p亡rtos, 

papiloscopistas e alguns delegados operacionais tem a acumula戸o de for9as e alian9as 

suficientes para se tomar realidade? 

Uma mudan9a como a proposta na Lei Organica das entidades (nacionais, FENAPEF e 

APCF) da Policia Federal, seriam, ao nosso ver, devastadoras para o atual modelo de 

todos os 6 rgos policiais brasileiros. Um sintoma disso jd 6 a exig6ncia em alguns 

estados (como no RS), de 3。  grau completo para as carreiras de investigador e detetive 

de policia civil. Uma ampla proposta de reforma policial pode ser iniciada caso o 6 rgo 

mamゾ  ir妃ie importante reabre este precedente, como ja o havia feito com a greve de 

1994 e as subsequentes greves de policias estaduais - na maior parte destes epis6dios:, a 

greve foi 'puxada" pela policia militar dos estados - do ano de 1997 (em Pernambuco, 

Minas Gerais e a Brigada Militar do RS) al6m de outras greves posteriores (como na 

Bahia e Tocantins). Apenas falando em modelos institucionais, qualquer leitura mais 

atenta da maioria dos departamentos de policia dos EUA (falo dos municipais e de 

condados), consta que hd academia u nica e cargo u nico inicial para a carreira policial; a 

policia d unificada, sendo uniformizada o setor ostensivo e civil o investigativo; nきo ha 

deleguu Tem oficiais-militares (n豆o hh escola de oficiaiり e a carreira policial 

distinta da carreira juridica; tampouco ha IPL e as investiga96es correm em conjunto 

com o Ministdrio Publico. No caso da PF, se d aplicado o modelo institucional do FBI 

alcan9a-se a academia u nica e cargo u nico para a carreira policial; n豆o hh setor 

osterrsc'i.i e 11th exig6ncia de nivel superior para ingresso (al6m de todas as caractersticas 

narradas acima). 
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A execu9豆o deste tipo de mudan9a de modelo institucional no Brasil implica em uma 

COTI*d承o e acmulo de i\xr9as muito maioies do que as entidades de servithiies da 

carreira policial federal (合  exce9ao dos delegados, que n豆o se alinham com estas 

propostas) tem hoje. Tamanha envergadura para este acumulo de for9as, ganho de 

visibilidade para a quest豆o e composi9豆o de um campo de alian9as politico e 

burcicrthニas no interior do aparelho de Estado (da Uni言o e nos estados), est muito 

longe de acontecer. 

Podemos apenas inferir o grau de "problemas para a governabilidade" caso a PF venha a 

ser doCrdr da autonomia profissional que estas entidades reivindicam, considerirido o 

nivel das "crise geradas" pela atua9豆o do Minist6rio Publico Federal, e tambdm de 

alguns MPs estaduais. Hoje o IPL 6 um fator de garantia de poder corporativo para os 

delegados de policia e serve sempre de "moeda de troca", para gerar ou baixar a 

"mxrl、えIo ie aliados ou a iersrios" para quem o(り delegado(め  tm sua lealdae. O 

IPL7 Quando instaurado contra atores polticos (e/ou seus aliados e subordinados diretos) 

tem equival6ncia no atual sistema politico ao que era o 1PM no poder discricionario do 

regime militar. Simultaneamente, vemos que a investiga9五o policial, especialmente 

quando err'u,lve finan9as pdblicas e grandes montantes financeiros (como em 

emprdstimos externos para o Brasil, opera96es de envio de dinheiro e sempre quando hh 

muita liquidez financeira), cada vez se aproximam e servem ao universo poltico. Os 

neg6cios do Estado ou com o Estado podem gerar suspei96es e contam como capital 

pohtit-c para qualquer agente ou ator en-vohiido no ambiente politico riationial 

Reconhecemos que hd necessidade de aprofundar esta parte do estudo, alias afirmamos 

isto ja na apresenta車o do trabalho. 

4) O atual sistema politico suportaria uma PF com plena autonomia profissional, 

atuarrdo eumo policia judicidria e seguran9a de Estado? 

Mas, entendemos que jd 6 conclusiva uma questao. N5o hd vontade poltica de fato de 

promo vr urna reforma de estrutura e modelo na PF. Tamb6m nao hh esta mesma 

vontade politica de dotar de autonomia profissional e fazer existir uma policia ludicidria 

com capacidade investigativa, operacional e de inteligencia para a seguran9a de Estado 

Nao hd por varios fatores, mas um ja foi identificado. E a instrumentaliza9ao politica do 

sistema ae seguran9a fragmentado como esta, com IPLs, fun96es e atribui96es 
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concorrenciais entre o GSI/ABIN e a PF, somada com a lealdade direta do D-G para 

com o -p1磁 iente (e de outros setores da PF -vinculando-se a outros atores polticos e 

seus g npos149) e o bloco governista 

Portanto nossa conclus豆o final 6 que a u nica autonomia burocrtica da rea policial 

(sem fintar na inteligencia) admitida e que pode ser comportada pelo atual sistema 

politico e as FFAA (tendo o Ex6rcito a frente, atrav6s do controle do GSI e este sobre a 

ABIN)6 a autonomia corporativa dos delegados da Policia Federal (o mesmo se dh com 

os delegados das policias civis nos estados, mas ai o poder 6 dividido com os altos 

ofithth 'as? Ms). N5o nos cabe aqui faze巧uzo de valor sobre qual modelo polcial e 

investigativo seria mais eficiente para o bom funcionamento institucional do BrasiL Este 

6outro debate e n五o 6 a proposta do trabalho faze-lo, nem tampouco afirmar o que 

"seria um bom funcionamento institucional". Este trabalho conclui sim que uma PF  

dotada u* autonomia profissional e alinhada com o Minist6rio Pdblico seria uma 

constante fonte de crises de g overnabilidade.. um problema para todo o sistema politico  

brasileiro atual. N豆o hd no momento atual, nenhum agente poltico relevante com 

vontade politica, prop6sito definitivo e/ou objetivo estrat6gico de realizar esta mudan9a 

de esrrctcrn'a. 1or fim, a marmten95o dos padrらes de funcionamento, a distribuito de 

cargos para o grupo do ex-D-G e atual senador Romeu Tuma e a instrumentalizapo do 

6rg豆o a servi9o dos interesses diretos e manuten9do do capital politico do governo da 

Uni五o. 

149 Vale lembrar que a prpria PF dd proje9do politica. Sem contar o exercicio de cargos de confian9a 
atravsd5、  isrna de esp6lio cIo Estado (como quando Chclotti foi para o Mini stiio dos Transpoflcs com 
Eliseu Padilha na pasta. 2000, 2001 se desincompatibilizando para ser candidato). apenas nas elei9es 
legislativas de 2002, a PF tinha trs ex-DGs conco1Tendo. dois a deputado federal (Agiio Monteiro, 
PSDB-MG). Vicente Chelotti (PMDB-DF) e Joao Batista Campello (PFL-RR). al6m de Romeu Tuma 
concorrendo a re-elei車o no Senado (PFL-SP). Fora alguns delegados federais que ganharam 
notoriedade, como Wanderley Martins (PSB-RJ. antes no PDT), Aldir Cabral (PSDB-RJ) e Moroni 
Torgan (PFL-CE); al6m de outros delegados dpf candidatos a deputado federal. como Robert Rios 
(PS1Y5V). 
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ANEXO I 

Consta desse Anexo I, entrevistas com representantes das entidades estudadas e da 

Di 亡gt-Geral, gesto Pa10 Lacerda. Todas es entrevistas foram realizadas em Brasilia, no 

mes de agosto de 2003. Esto apresentadas em ordem cronol6gica, tem suas pginas 

numeradas e ndo foram editadas (esto na i ntegra). Abaixo, antes de entrar nas entrevistas, 

nos pareceu interessante expor o roteiro inicial pensado para estas entrevistas, ainda no ms 

de juru'rci de 2003. Estas perguntas nao esto em ordem de importncia, nem tampouco 

seriam feitas seguindo algum ordenamento pr6vio. Apresentar este roteiro nos pareceu 

interessante para expor o tipo de informa9えo que queriamos, a busca do contradit6rio dos 

depoimentos e poder comparar entre o momento pr6vio e o que realmente foi obtido atrav6s 

des1s f、  ,ites. 

Roteiro prvio para as entrevistas  

ー  Como o senhor analisa as acusa96es de inger6ncia dos EUA (a exemplo do dossie da 

revista carta Capital), atravs da embaixada e com financiamento direto de opera96es e 

treinamento por parte da CIA, DEA e FBI, no interior da PF? Estas denncias procedem? 

Ha setores que no respondem mais a hierarquia do 6 rgdo e sim diretamente s agencias 

dos EUA? Se a afirma95o for positiva, quais seriam as alternativas para realizar estas 

op 与 s でf己s, equ叩agem e teinamento? 

ー  Qual 6 , baseado na opini5o do senhor e em sua experiencia profissional, a rela車o e a 

po sibり isade de trabalho em co可unto entre a PF e o GSI/ABIN? Quais seriam, ainda na 

opinido do senhor, os pap6is precisos da PF e da ABIN? Quem deveria operar, aonde e sob 

qual tipo de coordena戸o? No plano do concreto, que tipo de influencia exercia o general 

Cardoso sobre a PF e o conjunto da "comunidade de inteligencia", especialmente a partir da 

queda de Vicente Chelotti at o fim do 2。  mandato de Fernando Henrique Cardosc? 



ー  Como entende que deveriam ser as carreiras de delegado e agente na PF? Considera 

possi、 1 uma PF sob os moldes do FBI atualひ s-Hoover e com cargo 丘  nico)? Considera 

posslvel uma PF onde os agentes ou outra categoria da carreira policial voltem a ter 

exigencia de 2。  grau completo ao invs de nvel superior? 

ー  O que o senhor pensa sobre as transforma96es no MJ? Deveria funcionar como um 

Mis.'m, do Interior? Considera necessrio a existencia de uma Guarda Federal Fardada e 

com emprego a nivel nacional? Existindo esta Guarda, como ficaria a rela9豆o com o 

Ex6rcito, especialmente em zonas que ha Pelot6es Especiais de Fronteira? Seria empregada 

esta Guarda somente na faixa de fronteira ou tamb6m para interven車o nos estados? 

- Qual deveria ser, tanto o critrio como a motiva95o para uma interven車o federal em 

estaiv, micro-regies e/ou municipios? Poderiam just迅cativas poss加eis, apenas para 

exemplificar: 

Por calamidade p貢blica? Zona de emerg6ncia? Por corrup頭o end6mica? Por rebeliきo de 

policias? A rea de seguran9a nacional? Descontrole do Estado, como no chamado Poligono 

da Maconha? Municpios na faixa de fronteira? Tratando de um caso especfico, foi a favor 

da itttetveu えo federal tio Esp垣to Santo, a que no ocorreu, no ano de 2002? Porque? 

- Pediria ao senhor que fizesse uma anlise profissional e poltica, pormenorizada, dos 

segu?fz pTofissionais, quando no exerccio de fun6es de chefia e liderana no 6 rgo 

- A gesto de Vicente Chelotti como DG da PF? 

ー  A gesto de Romeu Tuma como DG da PF? A presen9a politica e profissional de Tuma 

no 6 rgao? 

ー  Qual 6 hoje, o grau de coordena頭o entre os MPs estaduais e Federal com a PF? Considera 

a atu& え G do GAECO do MP-SP e a Superintendencia naquele estado como modelar? Qual 

seria ento o tipo de coordena頭o, incluindo o nvel dos recursos e o grau de autonomia 

ttica, necessarios para fazer frente as urgencias investigativas e processuais? 



ー  Como o senhor ve o papel da PF como 6 rgdo executor de repressきo politica e social? Esta 

fun戸くア seria da ABJN? Seria da prpria PF? Como se dariam ento as antecipa戸es 

necessarias para cumprir o trabalho? Deveria ser exercida, por exemplo, infiltra9ao no MST 

e repress5o a s rdios comunitrias? 

- O senhor v6 necessidade da figura do delegado no processo de instru95o, presidindo 

Inq もrの  Policial? Para qe serve ento o IPL? Como funcionaria ento uma polcia 

exclusivamente investigativa e judiciaria? 

ー  Como o senhor ve o papel da FENAPEF e dos sindicatos estaduais na PF? Como o senhor 

ve o prpe1 da ADPF e as respectivas associa戸es e sindicatos estaduais de delegados, na 

PF? Tanto hoje como durante a gesto de Chelotti? 

- Se o senhor fizesse um mapeamento da institui9えo, quantos setores de fato existem hoje? 

Seus thteresses sdo conflitantes, so confluentes? Seus projetos para o 6 rgc sao 

conflitantes, sdo confluentes? A hierarquia do 6 rg5o exerce de fato poder de mando no 

conjunto dos servidores? Que setores tem autonomia dentro da pr6pria institui95o? 

- Existe continuismo na PF? Existe continuismo de resquicios e pessoal do regime militar? 

Qu rAtvncia tem esse toritinu ismo, caso exista, para a filosofia de trabalho do 6 rgot? 

ー  Existe alguma transparencia na PF? Que tipo de transpar6ncia e rela車o com a sociedade, 

na opr露o do senhor, dewna existir? 

ー  Caso o senhor tivesse poder de mando e execu9ao, que mudan9as realizaria na PF? 



1 

Entrevista com o delegado de policia federal (aposentado) BOLiVAR STEINMETZ, 

presidente da Associa瞬o Nacional dos Delegados de Policia Federal (ADPF) - 

05108DI〕IB 

LADO A 

BRUNO - Dr. Bolivar, eu vou pedir para o senhor come9ar dizendo quando entrou no 

6rgI, queんn96es exerceu? 

BOLIVAR - Eu ingressei no que se chama na Policia Federal antigo Departamento Federal 

de Seguran9a P丘blica (DFSP) em novembro de 1961, vindo diretamente do Rio Grande do 

Sul paxa fazer parte do Departamento Federal de Seguran9a Pblica. Aqui n6s ingressamos 

como guarda. Depois em 1964, eu recebi a qualifica9えo de agente auxiliar da Policia 

Federal, que n6s tinhamos agente auxiliar de Policia Federal e agente de Policia Federal. E 

euf珂じ  ti tomo agente auular. Fui para Foz do臨uau, trabalhei em Foz do Igua9u durante 

seis anos chefiando um posto de fiscaliza 豆o de fronteira e ap6s uma subdelegacia da 

Policia Federal, hoje 6 a Divisao de Policia Federal. Em 1970 eu retomei para Brasilia, 

vindo a ser lotado na Divis5o de Policia Maritima e de Fronteira, onde aqui retomei aos 

estudos. Em 1975 eu conclui a Faculdade de Direito e em 1976 eu fiz o curso de d&egado 

de policia federal, tendo sido nomeado em 1976. Continuei a trabalhar na Divis5o de 

Policia Martima de fronteira onde chefiei ao servi9o de trfico internacional, por muitos 

anos. Na minha gesto como chefe desse servi9o foram criados os postos de fiscaliza9o 

emct面g◇s quantificados para facilitar o processamento de dados. Depois eu assumi a 

Divis豆o de Cadastro e Controle de Procurados e Impedidos. Eram um arquivos das pessoas 

que eram procuradas para deporta頭o ou extradi9きo, enfim, expulsえo. E era diretor- 

substituto da DP9. Em 1984 eu me aposentei, com o direito de aposentadoria aos 25 anos 

de sen町o. Fiquei um perodo com um escritrio de advocacia, depois fui convidado a 

assumir la no Ministrio da Justi9a a Divisao de Permanencia de Estrangeiros, onde fiquei 

um ano, um ano e pouco. E em 1985 eu assumi a primeira investidura na Associa更o como 

presidente, porque como conselheiro ja havia participado por diversas vezes. Para voce 

sabei mt'kor como e , a Associa95o era dirigida por um conselho diretor de treze pessoas 
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eleitas, entre os mais votados assumem o cargo de conselheiros. E entre estes escolhem o 

seu軍  tら・cnte. E eu em !985釦l escolhido presidente e fiquei at o final de i9S6.6 Fui 

reeleito novamente mas em razo de problemas de familia nao exerci, n5o fiquei exercendo 

o cargo de conselheiro e fui para a familia, para o Rio de Janeiro onde ali permaneci um 

ano. Retomando de la vim para Brasilia e aqui fui reeleito novamente. O meu primeiro 

manda* como presidente da Associa9o Nacional dos Delegados de Policia Federal 

iniciou-se em mar9o de 1985 e foi at6 31 de' mar9o de 1987. Depois eu fiquei fora um 

periodo, retomei a Brasilia; houveram outros candidatos que ficaram na presidencia. Em 

abril de 1995 eu assumi, estando at6 hoje na presidencia da ADPF 

BRUNO - O senhor serviu de 1961 a 1964, sob o regime anterior, serviu ap6s o golpe de 

196.4 房  1985, e apos l985 com a volta da democracia. Nos trs perodos, qual foi a grande 

mudan9a no 6 rgao? 

BOLIVAR - A mudan9a mesmo iniciou em 1969, quando come9aram os concursos 

externos, que at6 ento nまo havia concurso. Foi com aberto a vinda dos policiais do ento 

antig,c Dttrito Federal do Rio de Janeiro, porque com a mudan9a da capital para Braslia, 

porque eles teriam que acompanhar o governo. Mas muitos estavam com suas familias la e 

no quiseram sair do Rio de Janeiro. Ai houve necessidade de arregimentar gente em 1961 

para ttiripor a Policia em Brasilia. Foi aonde珂feito recrutamento no Rio Grande do Sul, 

no Rio de Janeiro e em Recife e nesse recrutamento feito no Rio Grande do Sul veio uma 

leva muito grande de gahchos. Aqui alguns foram para a Academia Nacional de Policia, 

onde fzelm curso de patruiheiro. Patruiheiro eram os que dirigiam as radio-patrulhas, 

porque na poca a policia tinha jurisdi戸o to somente em Brasilia, no Distrito Federal 

Nesse periodo de 1961 a 1964 n6s fizemos alguns cursos de aperfei9oamento: curso de 

detetive, curso de investiga9ao criminal, curso de informa95o e contra-informa9ao. Em 

1964, cern a reestruturaco do Departamento, onde houve a separa9do da Policia Federal 

com a Policia Civil, que desse antigo DFSP sai uma Policia Civil do Distrito Federal e a 

Policia Federal. E foi aberto novo voluntariado para os colegas do Rio, da Policia do antigo 

Distrito Federal do Rio de Janeiro, retornarem sendo por op車o a Polcia Federal. Alguns 

corre mm a optar e ser lotados nos estados. Para eles era uma dificuldade muito grande 
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porque o salario era baixo demais e eles com as suas familias estruturadas no Rio de 

Janv与 ,, mas muitos debamm as familias e iam passaram os estados to somente. Passavam 

at6 dificuldades financeiras, porque no podiam dividir esse dinheiro entre eles e as 

familias. Mas em 1969 foi feito o 1o concurso para motoristas policiais e inspetores de 

policia. Em 1972 come9aram os novos concursos e hoje n6s estamos vivendo ai uma 

renot町妄o atrav6s de concursos. Ento a Polcia Federal ela come9ou a ter fora e corpo a 

partir de 1969, com os concursos que iniciaram naquela 6 poca 

BRUNO - Nesse perodo o cargo de inspetor equivaleria a delegado? 

BOLWMk 一 O inspeDi correspondia a delegado. Em l976 ou 1977, se no me falha a 

mem6ria, 6 que eles foram deixar de ser inspetores, foram para a nomenclatura de 

delegados de policia federal 

BRUNO - Na atualidade o senhor acha que a Policia Federal, pelas atribui96es da 

ams tI血f戸o, est com... 

BOLIVAR - Hoje, pela Constitui9えo, em raz5o das in立meras atribui96es, em qualquer fato 

que venha ocorrer 6 chamada a Policia Federal para ficara frente. Mas o efetivo 6 muito 

reduzido. N6s teramos que ter hoje cerca de 25 mil homens. 

BRUNO - Que s豆o 7 mii correto? 

BOLIV14R 一 Hoje est em tomo de sete mil. Ento6 um nhmero... h uma defasagem 

muito grande de policiais. E feito um grande milagre com esses policiais. Muito servi9o 

tem sido feito em razo do respeito e do amor que as pessoas que esto em atividade tm 

pela institui9ao, sen豆o nえo faria nada 

BRUNO - A que o senhor atribui o fato de que a opinido p立blica veja, que a gente pode 

ver, thi'undo das demais, que o grau de respeito a Policia Federal ser muito supeucr s 

policias estaduais. A que o senhor atribui isso? 
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BOL[VAR - E que a Policia Federal 6 uma institui頭o mais nova. Ento ela ainda n豆o tem 

os vicios que as policias estaduais tm, os desvios de conduta. Claro que na Policia Federal 

existem ts desvios de conduta, mas 6 bem mais reduzido em fun頭o do pr6prio efetivo. As 

policias estaduais tm um efetivo muito grande, os sal自rios baixos demais. Ento, eu acho 

que o governo devia pensar um pouco mais naquelas pessoas que foram escolhidas para 

fazer seguran9a p立blica. Oorque o policial d um cidado igual aos demais, s6 que ele tem 

uma miss豆o a mais, ele faz um concurso, faz uma Academia, recebe uma carteira policial e 

uma arma para fazer a seguran9a da comunidade e dele prprio. E ele nえo 6 reconhecido, 

ganha um salrio baixo,a s vezes ele tem que arrumar bico, trabalhar em boate prestando 

segmra, essas coisas. Ento, essa que 6 a razo da... o salario baixo que eles ganham. A 

Policia Federal, eu n5o sei precisar a data, mas ela come9ou a partir da poca do Presidente 

Figueiredo, ela come9ou a ter um saldrio mais condigno com as fun96es. Ento melhorou 

muito a presta9豆o de servi9os. Apesar, que eu no quero dizer com isso, que ld atrs n5o era 

危lto nada. Era feito, sim. E que as pessoas que ingressavam na policia n言o foram atrs de 

dinheiro, entraram por uma voca頭o. O que acontece hoje,6 que n6s temos bons policiais, 

6timos policiais, alguns foram felizes porque na poca do concurso ja estavam com 

forma95o em Direito, ou outro curso, que puderam fazer a sua faculdade de Direito ou outra 

fact量a&, pessoas essas we充lam aproveitadas como delegados ou peritos. Claro que no 

6porque chegou a bacharel em Direito, acabou a faculdade, que e fez um curso na a rea de 

Engenharia, que assumiu o cargo de delegado ou de perito. Eles se submeteram a uma 

sele頭o pela Academia. Muitos desses hoje esto concorrendo com esses jovens que saem 

de wrra' faculdade, para conseguirem serem delegados ou peritos. Isso 6 uma das grandes 

conquistas nossa, porque se toma muito pesado para os colegas da casa eles concorrerem 

com jovens saidos da faculdade, com conhecimentos juridicos bem avan9ados. Os nossos 

colegas para fazerem concursos 6 uma dificuldade, nえo se preparam como deveriam porque 

n5o長  'rri tempo ou em ra o do trabalho. Ento, concorrer ja com uma certa idade com esses 

jovens de vinte e poucos anos ficou muito dificil. Ento, na Lei Orgnica que est sendo 

feita ai agora, at6 ento isto nきo havia. Pensa-se em abrir um espa9o para que o pessoal da 

casa tenha oportunidade de concorrer para delegado e perito. Reservaram uma 

propfcfor?at1dade de uns 40% ou 50% para que eles possam fazer o concurso para 
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delegado e perito, O que n6s temos que pensar 6 o seguinte: n6s temos hoje essa mo9ada 

que; e;'th ,aindo da facudac1e, com conhecimentos juridicos dos melhores. Mas vo para a 

Academia e fazem um curso de trs meses. Ai n6s temos aqueles policiais que ja tm 15, 

18, 20, 20 e poucos anos exercendo uma atividade policial. Ento, essas pessoas que esto 

exercendo a atividade policial sao pessoas que conhecem de investiga95o. Enfim, sえo 

pessoas que se fazem o concurso para delegado, vai ter um equilibrio. Oque est vindo de 

fora com conhecimento juridico e o que est na casa com conhecimento na prtica policial 

de seguran9a. Ento, haveria um equilbrio e teriamos uma Policia a altura do que a 

comunidade espera de n6s. 

BRUNO - O senhor atribuiria o alto nivel do trabalho da Policia Federal na exig6ncia de 

curso superior para agen加？  

BOLIVAR - No sei dizer isso ai,6 que eles procuram, a administra9えo preocupada em 

oferecer melhor servi9o para a sociedade, eles abriram a exig6ncia de 3。  grau para o 

ingre.ssi t.a Policia FederaL Mas hoje a gente costuma ver ai, nesses concursos que abrem 

ai, como no Rio de Janeiro, bem recentemente agora, abriram um concurso para gari e 

estavam l engenheiros, advogados, fazendo concurso ld para entrar como gari. Ento, 

muh力も ?L dificuldade de emprego ai foia que leva as pessoas a concorrer. Agota, a 

tendencia - que pelo menos a gente espera - que venha a melhorar o nivel de atendimento 

das pessoas. Porque se fala em Policia do 3。  mil 6nio, quando se fala em Policia do 3。  
milnio isso flam que 6 uma Policia que tem que ter dilogo, que n5o use armas, que fica 

con vUrrcindo a criminalidade na base da conversa. E uma coisa que eu acho meio 

impossvel., porque a cada dia que passa o mundo vem ficando 6 mais violento, n6? 

BRUNO - Uma pergunta que quero lhe fazer jd de ordem interna mesmo. No debate da Lei 

Org tha a gente acompanha deおra a proposta de cargo nico. O senhor seria.... 

BOLIVAR - Essa proposta de cargo h nico, ela houve uma rejei車o muito grande pelos 

delegados. Para os delegados e para os peritos. Porque na proposta de Lei Organica que 

consta ai, voc entraria por baixo, como agente de policia, ndo teramos mais escrivo, no 

teramos mais papiloscopistas, seriam agentes. Ai eles iam galgar quatro carreiras para 
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depois chegar na especial, da especial eles fazerem uma prova de sele車o dada pela 

Ac&rrth. N5o 6 um tiem da alegria. Eles no v5o chegar na especial e pular la pam a 

Academia, para fazer curso de delegado. Mesmo porque nao teria, mas vai chegar uma 

ocasio que vai ter. Uma hip6tese, n5o vamos exagerar, uns 5 mii especiais. Tem 200 vagas 

para delegado e 300 vagas para perito, voc6 tem que selecionar para colocar o n丘mero. Se 

voc dther que 6 um trem da alegria, eu n言o acredito muito em trem da alegria, mesmo 

porque se tem s6 300 vagas, vえo ter de fazer uma sele95o para botar s6 300. Agora, eu acho 

que 6 ruim 6 que voc6 deixa de oxigenar o 6 rgo. Ento , voce fazendo como eu falei, 

tantos percentual para o pessoal mais da casa e o ingresso de pessoas de fora.., 6 o que eu te 

fale.￥全  rn o preparo de uma faculdade bem feita, de quem teve tempo para estudar, eom 

quemJ fazia policia. Faramos uma 6 tima Policia. 

BRUNO - Dr. Bolivar, uma pergunta de fundo. Ontem eu recebi ld no edificio-sede a 

revista da Policia Federal. E nas opera96es especiais, a maioria dos enquadrados que eu li 

ali s5o pessoas com grau de autoridade publica. Algum grau de autoridade e riqueza, como 

vereadores, politicos, empresrios no caso de roubo de cargas, entorpecentes, etc. Pela 

atividade do senhor, o senhor acha que hoje necessariamente deveria haver uma vigilncia 

makソ与 s全厩e as autoridades? 

BOLIVAR - Eu acho que,6 bvio que 6 claro que a Policia ela nえo ve na frente um 

parfamentar como um cidaddo comum, acho que todos os infratores devem sofrer as 

san6es. do seu erro. Agora no quer dizer que ele 6 parlamentar, vereador, ou coisa que 

pode ter uma isen9豆o. Ele 6 tratado pelo cargo que, fosse ou nきo eleito, ele teve uma 

preferncia. Agora, voc6 n言o pode considerar aquele cidadao ali como um marginal. Voce 

va a'pim'i, vai ver as irre'ularidades para ento puni-lo. Quer dizer puni-lo, fazer o que tem 

que fazer e a condena頭o compete ao Minist6rio Publico a denhncia e ao juiz a condena戸o 

A Pollcia apenas faz as investiga96es, acareia as provas para os autos e depois o Minist6rio 

Pblico, o Judici自rio 6 que toma a decis豆o. Agora, eu ndo sei se eu respondi a sua pergunta 
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BRUNO - Deixa eu formular melhor: 6 possvel investigar a rota internacional do crime 

sema im a lavagem de dinheiro, e 6 possvel apurar a lavagem de dinheiro sem apurar a 

fundo o que os bancos fazem? 

BOLiVAR - No, isso ai tern que ser tudo casado. E um problema que hoje est 

acontecendo, a entrada de entorpecentes. Algu6m est ficando rico com essa venda de 

entoterextes. E o que ele est fazendo com esse dinheiro? Est investindo em alguma 

coisa, est自  fazendo lavagem de dinheiro. Ou ele est adquirindo im6veis, propriedades, 

fazendas, que hoje o governo se preocupa so com o dinheiro no banco, nao se preocupa 

com2企i cs'ito de propriedades, fazendas, nessas a reas, nos estados do Mato Grosso, 

Amazonas e Para, que s5o das regi6es mais despovoadas. Ento, muitos desses ai esto 

investindo dinheiro nessas a reas, esto fazendo lavagem de dinheiro. Agora, tudo 6 casado 

No crime organizado tem a lavagem de dinheiro, tem roubo de carga, essas coisas. E a 

Polieth t i quando hd urna denuncia ou levantando alguma investiga頭o aqui. Ela t 

investigando algo aqui acaba por surgir nessa investiga車o outras atividades coisa e ela no 

pode deixar de lado aquelas novas pistas que surgiram. Ela continua, vai se ramificando e 

fazendo as investiga96es em torno daquilo que aparece 

BRUNO - A respeito do crime organizado, a ADPF foi a favor ou contra a intervencdo do 

Espfri& Sento no ano de 2002? 

BOLIVAR - A ADPF nao pode. Ela no se posicionou nem contra nem a favor. No cabe a 

n6s, isto af 6 um ato de dire9ao. N6s ndo entramos nas atribui96es da PF, de sugerira 

Dire-~Geraにe sugerir o que tem que fazer, ou o que no tem que fazer. O Departamento 

6dirigido por um delegado de policia federal, mas ele 6 independente. A Associa車o6 uma 

entidade de classe que presta os apoios na sua a rea, mas como entidade de classe. O social, 

os \e了I亡舌うuos que as pessoas tm, o que possa acontecer no desempenho das suas fun うes, 

uma necessidade da contrata頭o de um advogado. Ento, esse 6 o papel da entidade de 

classe. Agora, dizer que deve tirar fulano ou botar cicrano, isso a Associa9きo em 27 anos de 

existencia nunca opinou por isso 
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BRUNO - Eu teria mais uma pergunta nesse sentido. L embaixo, na entrada, eu vi, apenas 

como で沃足  mplo. O ex-Diieto-Geral, Vicente Chelotti foi presidente da ADPF. A ADP1 ela 

tem um certo peso na categoria correto, respaldo na categoria? 

BOLIVAR - Eu creio que alguns pensem que ser presidente da Associa9豆o dh um status de 

vir amanhd ou depois pleitear o cargo de Diretor-Geral. Eu ndo acredito nisso. No acredito 

poro.J.e. cutros ja foram, delegados ativos, foram presidentes da ADPF e n5o chegaram ao 

cargo de Diretor-Geral. O Chelotti porque na poca, houve um trabalho que o Ministro da 

Justi9a era ligado a familia dele no Rio Grande do Sul, Ministro Nelson Jobim, tinha 

conhwrrrtto da familia dele, conhecimento da vida profissional de Vicente Chelotti , isso 

motivou ele a ocupar o cargo de Diretor-Geral. Na 6 poca entre os nomes que foram 

apresentados o que lhe foi mais simp自tico foi o de Vicente Chelotti 

BRUNO - O senhor acabou de flar que a Associa9豆o n5o emite opiniえo a respeito, mas eu 

sou obr-rgado pela profissdo a &zer a pergunta. Na gesto do Vicente Chelotti houveram 

vrios casos na imprensa, de midia. A que o senhor atribui isso? O caso do SIVAM, depois 

o Grampo do BNDES, depois o Dossie Cayman, a que o senhor atribui isso? Houve 

excesso de visibilidade do 6 rg5o? 

BOLIVAR - Olha, eu creio que seja; aqui no Brasil quando uma institui9do come9a a 

aparecer muito na midia, passa a ser vitrine. Ento come9a a ser destaque, ento para tentar 

denec,tix a imagem, ou como se diz na gria popular, "fritar aquele que esta frente". E a 

pessoa, quando come9a a aparecer, h ciumeira. Ento come9am a querer derrubar a 

pessoa, ocupar seu cargo, eu vejo dessa maneira. O Chelotti na minha opini5o foi um bom 

Die 定 j#Ze丁al, ele teve suas falhas, mas eu acho que ele fez mais de bom do que falhas, ele 

prestou mais servi9o a institui車o policial e ao pais do que as falhas de que esto acusando 

ele. Claro que h自  falhas, tem algumas falhas como o problema SWAM. O problema das 

Ilhas Cayman; tえo culpando ele por fatos. Tem fatos que ele tomou decis6es que ele tomou 

ali, ten? de tomar sempre decis6es em razo do cargo dele. Em razo de preservar de certo 

eu nえo sei, no t afirmando, o Presidente da Rephblica, outras coisas. Come9aram a culpar 

numa 6 poca ai o ministro Motta, o governador de Sao Paulo, dizendo que tinha contas nas 
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Ilhas. Mas n5o comprovaram nada. E agora eles continuam explorando. A midia quer 

expYmi, a midia quer 'veiderQuanto mais chacoalhar uma notcia, mais mente o jornal 

BRUNO - Nesse sentido, o relacionamento com a ABIN, n5o teria chegado ao limite da 

hi を eii己ea quando, no grampo do BNDES, noおi feita a acarea5o do agente Telmiro de 
Souza com o general Cardoso 

BOLIVAR - Nem sei se houve isso ai.i A imprensa 6 que jogou ali que o general Cardoso 

estava querendo assumir a Policia Federal. Havia um bom relacionamento com o general 

Cardn& in.clusive com o Departamento. Especialmente na pessoa que assumiu depois como 

Diretor-Geral, depois do Dr. Chelotti, o Dr. Agilio, havia um bom relacionamento entre a 

AB]N e o Departamento de Policia Federal. A ABIN na sua a rea de informa96es, com a 
ftrn らも  se manter o pes'dente inおrmado e a Polcia Federal exercendo sua func5o de 

policia, policia judiciaria da Unio 

BRUNO - Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta anterior. O senhor6 do Rio Grande, 

queria saber da onde no estado, e se por acaso era servidor da Brigada, da Policia Civil de 
1dハ？  

BOLIVAR - Eu venho da vida civil ld.d Eu era estudante la, vim para c com 2lanos de 

idade, eu morei e nasci em Os6rio, depois fui para Gravatai, e de Gravatai e que vim para 
Bras缶a 

BRUNO ~Isso em 1961? 

BOLIVAR一  1961. 

BRUNO - De l自  para cd a resid6ncia do senhor 6 Brasilia? 

BOLIVAR - BrasIlia. Estive seis anos fora, quando eu estive no Paran自  a servi9o, mas a 
maior parte do tempo foi em Brasilia 
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BRUNO - Mais uma, e isso de opinio pessoal mesmo. Hoje qual seria o local mais 

comp'itdo para a PF atuai no pais na sua opirna司  

BOLIVAR - A Policia Federal tem tido muita dificuldade, inclusive ha um plano do 

governo f edeml com rela車o え  regiao Norte, O efetivo 6 reduzidissimo, as vias fluviais, as 

frontei..r,as secas, fronteiras areas, na selva 6 humanamente impossivel voce controlar a 

entrada. N6s temos trs paises produtores de cocaina: Col6mbia, Peru e Bolvia. Ento o 

efetivo ld naquela regiao 6 minimo. Ali 6 uma das regi6es mais crticas, no que diz respeito 

apculcth federal, das suas atribui96es constitucionais. Ou seja trfico de entorpecentes, 

contrabando, biopirataria, essas coisas. Agora, em mat6ria de violencia, isso n6s temos no 

Rio de Janeiro, S5o Paulo, Brasilia, mas isso no 6 competncia nossa,6 da policia civil e 

policia militar 

BRUNO - Nesse sentido a guarda de fronteiras funciona? O senhor 6 a fvor da cria9o de 

unia Pc2rca Federal Fardada, uma Guarda Federal Fardada? 

BOLIVAR - Falando de policia fardada, n6s ja tivemos a proposta da cria9ao de uma 

guarda frdada para tomar conta das fronteiras. Ns temos a Imigra9do, que 6 um servi9o 

de cQitoIe de saida e de entrada nas fronteiras, posto de fiscaliza車o. Isso ja vem h ntu.itos 

anos atrs, e na parte de Imigra車o, que era um dos 6 rg5os que tomava conta era tudo 

paisano. A Policia Martima na 6 poca era uniformizada, aqueles que iam a bordo de 

emb'aivaゆes, em lanchas. Que n5o era uma farda aquilo, era um uniforme semelhante hoje 

ao desses comissarios de aeronave, era uma cal9a azul-marinho e uma camisa branca. Esse 

era o uniforme que a Policia Maritima usava, eu disse a Policia Maritima, que era um 

complemento da parte imigrat6ria. A Imigra9えo, a institui9豆o que n6s tinhamos e a Policia 

Maritrma. Hoje essa parte de Imigra9きo, que pertencia ao ento Ministrio da Agricultura, 

passou para a Policia Federal essas atribui96es. Mas eu acho que farda ou nEo frda no 

resolve nada. O que n6s temos que ter 6 gente para colocar nessas fronteiras. Que eu acho 

que voce tem de ter um civil para fazer as investiga96es. Um exemplo, est acontecendo 

umじTm元  numa rua ali. Ai chamam a policia, vem a policia com as sirenes ligadas, voc 
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acha que o ladro vai ficar esperando? A prpria policia avisa que est chegando. E se voce 

en rtci'2 u ma pessoa f話dada numa fronteira; voc pode botar uma pessoa uni釦rm・zada 

nos aeroportos para a pessoa saber que aquela pessoa uniformizada ali 6 um policial que 

est ali para a atividades imigrat6rias. Agora, numa fronteira, uma fronteira como Foz do 

Igua9u, que l n豆o tem como controlar, que ld 6 que a Rua da Praia em Porto Alegre o 

movme?to. Ento, o que tu faz ali? Nada. Passa perto da fiscaliza9do aqueles que querem 

ser fiscalizados, s6 os que vo ingressar no pais, que vo a S5o Paulo, ou Rio de Janeiro, ou 

que v5o passar pelo Brasil em transito. Senao, ningu6m se preocupa com o policial e ele 

no tem como controlar essas pessoas. Pode estar fardado, pode estar la do jeito que estiver, 

queT最し  adianta. Ento, est la: Policia Mar価ma/Imigra 9 5o. Ento aqueles que q'ierem 

adentrar ao pais j自  sabem que tm que passar na fiscaliza95o para se submeter a um 

carimbo. Ento no importa que esteja la no cargo uniformizado ou civil. S6 n5o pode estar 

esfarrapado, eu acho que ele tem que ter uma certa apresenta車o. Ento 6 isso que eu acho 

qued血 ressante 

BRUNO - Eu quero te agradecer pela entrevista e espero seguir na pesquisa, voltando 

outras 'ezes. 

BOLIVAR - Ok, estamos ai.i Voce pode reparar que a policia nao tem direitos. Quem tem 

direitos humanos 6 marginal, policial n5o tem direito a direitos humanos. O policial, ele6 

uni. CiJIthIQ igual aos demais, recebe tratamento para zelar pela vida dele e pela vida 

daquelas pessoas. E no fim ele no pode, ele nao presta assist6ncia a sua vida,a sua familia 

porque ele tem que prestar assist6ncia ao cidad5o que paga o seu sal自rio. Agora, 6 um 

salrt r・s&io, que ele 'mo pode nem botar o filho num col6gio decente, n5o pode ter 'Lim 

im6vel para morar, n豆o tem condi96es de comprar uma casa em suaves presta戸es. Eu acho 

que quem 6 policial, que est numa atividade dessas e que tem que se dedicar com 

exclusividade a seguran9a publica, nao estou dizendo que tem que ter regalias e regalias, 

mas e2e ththa que ser声ethtado na questo da aquisi9ao de uma casa prpria, aquisi姉o de 

um transporte para os fins de semana. Ele trabalhou uma semana toda na rua, num distrito, 

ou numa fronteira. Chega sabado e domingo, ele pega sua familia, bota sua familia num 

carrinho, vai ld para uma beira de rio, faz um churrasco, fica na sombra, vai jogar uma bola. 
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Todos n6s, todo o cidadえo gostaria de ter esse beneficio. Ah mas dizem que a gente quer 

regla, % os outros que no tem?I Ah os outros, cada um tem as suas fun6es. Agora o 

policial que tem as suas fun96es que s5o as fun96es de seguran9a p立blica, ele deveria ser 

visto com outros olhos. Hoje direitos humanos s6 tem para marginal, e policial, ele ndo 

sofre represdlias? Cad6 os direitos humanos do policial? Essa parte de ter direito a ter uma 

casa e salrio digno, isso so direitos humanos, mas isso ningu6m v6 

BRUNO - A que o senhor atribui isso? 

BOLIVAR - Eu acho que ta errado. Acho que tem que ser, os governos tem que criar um 

setor pra ver. Voce v hoje em dia, um policial participa de uma barreira de estrada, um 

tiroteJD, ima briga, seja o que 釦r. Ele sai dali, ele n言o tem um acompanhamento 

psicol6gico, no tem nada. Quer dizer, ele vai se embrutecendo, vai ficando violento. Eu 

acho que tinha que ter um acompanhamento, uma assist6ncia psicol6gica. E hoje se tem um 

pro&letna de doen9a na familia, que voc6 hoje para se ter um plano de sa丘de, voc paga 

uma Unimed da vida pagando uma fortuna para ter um plano de saude. V6 a maioria desses 

policiais, qual o piano de sade que tem?E hospital publico, com uma dificuldade para ser 

atendido, ou ele est l trabalhando com a cabe9a voltada para casa, fica pensando "meu 

filho i 覧 tom febre e v ri.o tenho um servi9o que atenda". Ento eu acho que n6s 

deveriamos ter, o prprio Ministrio da Justi9a tem uma Secretaria de Seguran9a P丘blica 

dentro do Ministrio, que devia ser voltada para esta parte da vida do cidad5o policial 

BRUNO - O senhor diz ento que antes de propor qualquer coisa teria de melhorar as 

con‘鞠6ヒs bsicas,6 isso? 

BOLIVAR - Eu acho que tem de melhorar as condi戸es basicas 

BRUNO - Seria o primeiro passo? 

BOLIVAR - Hoje voce v6 uma coisa, tem as puni戸es, ao menos na Policia Federal. Se 

houver um desvio de conduta de um policial federal, ele vai responder e ele perde tudo o 

UFRGb 
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que ele tem. Ele volta a ser cidadえo comum. Ele perde direito s vantagens que ele tem. 

Ent 心, t ele errar, ele peicie tudo. Por isso も  que eu acho que ele deve ter um salno bom 

para evitar as tenta戸es. 

BRUNO - Assim, como comparando com a situado do Judicihrio. Tem bons salarios para 

evLt&.. 

BOLJVAR - Eu acho que at a Policia, ele poderia fazer parte do Judiciario. Ai n6s 

terfamos a investiga車o a parte policial, a apresenta車o da acusa車o ou a denuncia pelo 

Mini'ttic Publico e a defesa e a acusa こo, auio 6 com o juiz 

BRUNO - O senhor diz, subordinar o 6 rg5o policial n5o vinculando com o Executivo? 

BOLIVAR - Digo ao Poder Judiciario de fato tudo. 
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Data: 06/08/2003 

En加砂fi3latom o perito triminal fedeiaI Roosevelt Leadebal Jr．ー presidei%t da 

Associa恒o Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) 

BRUNO - Como procedimento, eu gostaria que tu dissesse o ano em que come9ou no 

Depaitamefl加 e um pouco da carreira, sucxntamente 

ROOSE\TELT - Meu nome 6 Roosevelt, sou perito criminal federal atualmente estou 

presfdi?do a Associa車o Nacional dos Peritos Criminais Federais da Policia FederaL Eu 

ingressei no Departamento de Policia Federal atrav6s do concurso de 1993 e comecei o 

exerclcio das atividades como perito na Polcia no ano de 1996. Em julho de 1996 comecei, 

saiu a nomea5o, entrei em exercicio, tomei posse. E no inicio de 1996 fiz o curso de 

forag, para perito nminal federal. Desde l comecei minhas atividades no Instituto 

Nacional de Criminalistica aqui em Brasilia, depois fui removido para Vit6ria, no Espirito 

Santo, onde fiquei ate o meio do ano passado, ate julho de 2002, quando voltei aqui para 

Brasilia. E espero, depois que acabar meu mandato como presidente, pretendo voltar para o 

Esprito Santo 

BRUNO - Bom, vou pegar o inicio no Espirito Santo. Eu selecionei algumas perguntas, mas 

eu estou pegando em ordem aleatria. Tu estavas ld no ano passado, correto? 

ROOSEVELT - Sim. 

BRUNO - Por que tu achas que n5o houve interven車o, se deveria haver ou no e como perito 
como ueヤ ria se proceder ld? 

ROOSEVELT - Eu nえo tive acesso aos autos do processo para ocorrer a interven95o. Mas por 

todas as thforma96es que nos obtivemos, tinha prova mais do que suficiente para que 

ocorresse a interven9ao. A interven車o n5o se deu por uma questao poltica, ne, por uma 

decisao politica. Foi notrio, toda a sociedade capixaba se manifestou contrria a deciso da 

n5o interven頭o. Todos nos, e na e poca eu era vice-presidente do sindicato no Esprito Santo, 
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dos policiais federais do Espirito Santo, e n6s nos manifestamos a favor da interven95o. 

Porqct aueditvamos qe seria o 丘  nico meio da sociedade capixaba voltar a respirar num 

mundo sem corrup車o diferente do que foi o mundo governado pelo ex-governador Jos 

Ignacio.. 

BRUNO - Dava para associar, olha s6, por exemplo, quando eu, no caso, na redado em 

jornthsmo, quando a gente fazia curso de jornalismo investigativo, a crtica que se fzia por 

dentro era que por exemplo no Rio de Janeiro, por dedu車o natural, o rep6rter entrava na 

favela atrs da PM. Ou seja, ja se da um a ngulo que o crime est concentrado onde o nvel de 

pobreza 6 maior. Tu como perito poderia falar que em termos de crimes federais, 

espc't'euiente crimes＆・  nceiros, se （抗 o inverso? 

ROOSEVELT - Sem dvida, a minha a rea de forma車o, eu n豆o falei, eu sou economista e sou 

bac1rniit、  em Direito e a mmha a rea de atua鱗o como perito6 na rea de crimes financeiros. 

Entao, a ,grande maioria dos crimes, eles s5o cometidos por pessoas influentes da sociedade, 

pelo alto escal5o. E o nosso objetivo 6 exatamente conseguir provar esses tipos de crimes 

cometidos. Temos vrios exemplos, o caso do Banco Nacional, o Banco Econ6mico, a pr6pria 

lavagem de dinheiro ocorrida atrav6s do BANESTADO. Ento, o que a gente tem percebido6 

exatamente isso. Agora, vale destacar tamb6m que a Policia Federal no est preparada para 

investigar esse tipo de crime. E ai voc6 fla, p6xa, a Policia Federal n5o est preparada, mas 

como 6 que ela consegue? Ela consegue, e a gente s6 entende depois depois que a gente entra, 

exaam亡lrfe pelo capita% humano que ela tem, entendeu? Apesar de todas as defici6ncias, da 

falta de investimentos, da flta de iniciativas, de uma gesto na Policia Federal voltada apenas 

para produzir Inqu6rito ao invs de produzir prova, a gente ainda consegue. E consegue 

sobretudo por causa da vontade do policial federal, n豆o s6 do perito, de todos, porque as 

deficincths s豆o enormes, o que n6s enfrentamos no dia a dia. Falta, s6 para voc6 ter uma 

id6ia, falta at6 dinheiro para revelar filme de mquina fotogrfica. As pessoas pensam que isso 

no existe na Policia Federal. A Policia Federal hoje esta devendo R$ 35 mii reais para a 

Policia Civil daqui do Distrito Federal porque nao tem dinheiro para continuar a fazer exames 

de I ト工A o s exames de D A da Policia estio sendo 免ltos atrav6s de um convenio informal, 

se 6 que existe convenio informal com o pessoal daqui da Policia Civil, com o laborat6rio, o 
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pessoal utiliza os equipamentos la, e deve R$ 35 mii reais que esto pendentes ld.d Ento,6 s6 
paravえんも  ter uma idia da eficiencia. Agora, os crimes cometidos, e a apura95o dos crimes 

financeiros que a gente atua, essencialmente sえo feitos por pessoas, como 6 que a gente pode 

dizer assim, da elite da sociedade. E aquele crime que a gente observa na porta, usando o 

exemplo do policial militar, do traficante no morro; ou dar outra noticia pra voc6:6 a policia at6 
hoje rc investiga a vthcula9言o da compra e venda da mercadoria chamada droga como 

essencialmente a mercadoria. Ou seja, porque ndo importa pra mim que seja apreendido uma 

tonelada, o que importa para a sociedade 6 que sejam apreendidos os milh6es de d6lares que 

foram feitos atraves da contravenco. Mas a mldia publica o qu6? A a9o da policia e aquela 

ton&aa de cocana. Etu.o a Policia Federal hoje, eia no魚z esse坤o de trabalho, at hoje eia 

no faz e eu falo isso porque nao tem nenhum perito da a rea de crimes financeiros fazendo 
essa vincula車o. E por que precisa de um perito? Porque e a interpreta9o da prova,e onde 

voc6 vai fazer a vinculaco. A transaco comercial, a compra e venda de mercadoria e o 

financrrrrento saindo, o pagamento de um canto para outro. E aに  que eu falo: quem faz isso 
no e aquele "Ze Ninguem", aquela mula, que n言o tem conta corrente, que so est 
transportando. Isso ai 6 de gente grande e a Policia Federal no 1hz isso 

BRUNO - D自  para entender que nesse espa9o e que entra o Ministrio Publico investigando 
おra da va atribui9ao e qe entra ganhando espao? 

ROOSEVELT - Nao,e exatamente por n5o ter essa vis5o foi que o Ministerio Publico 
corn亡 va a atuar com todos os seus m6ritos. Ainda bem que hoje o Ministrio Phblico est 
querendo ir alem. Ele teve essa proje車o, essa ideia, essa atribui9do de tambem investigar 

desde o inlcio as organizac6es criminosas. Seria, assim, para a sociedade, um grande avan9o o 
fato do Minist6rio P自blico pudesse fzer isso ai 

BRUNO - Dentro dessa a rea, como e a rela9ao com a Secretaria de Defesa Econ6mica e com 
oCA 翌  

ROOSEVELT - Eu falo pela perlcia. N6s no temos nenhum tipo de vincuia95o nem sabemos 

de ftada do que acontece na Secretaria de Defesa Econ6mica nem no CADE. Com  o COAF e 
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com a Receita Federal. Com  a Receita a gente tem vincula9豆o pouca, assim as dificuldades sえo 

grariiis, 2t髄stncia entie a elabora頭o da pro'a, da nossa prova financeira com a Receita, com 

o Banco Central,6 de uma distncia de norte a sul do pais,6 gigantesca. Ela seria diminuida 

com o COAF. O COAF 6 a Conselho de Coordena車o de Controle de Opera96es de 

Administra頭o Financeira, agora esqueci o ttulo correto mas vale a pena estudar para saber 

que existe esse 6 rg豆o. 

BRUNO - Pertence ao Banco Central, n6? 

ROOSEVELT ~ No,6 ao Minist6rio da Fazenda e tem assento a Receita Federal, a Policia 

Fede'電Eaco Central,1面aistrio das Rela戸es Exteriores, varios 6 rg5os tm assento la. Para 

que? Para que a troca de informa96es seja feita de maneira dinmica, rpida. E isso no ocorre 

por que? Porque 6 s6 gente do alto escalきo que est ali s6 para fazer assento e quase n5o 

funciona. Era um 6 rgao para ter o qu6? Para ter um grupo de tcnicos trabalhando onde voc6 

faria c iieio campo entre esses 6 rg5os, com as informa96es sendo trocadas. Isso n5o existe, de 

fato ndo existe. Hoje, as pessoas que sdo indicadas pela Policia Federal, s6 esto ali indicadas 

pelo Diretor-Geral mas nao tem grau de conhecimento nenhum da necessidade que a pericia 

precisa porque no6 com um delegado que voc6 vai conseguir informa9ao. A informa9えo 

finaiem iue est na pi、wa も  do perito e do auditor. O cara esta l, eu preciso obter uma 

informa95o rpida e eu n五o tenho. A burocracia para se investigar 6 muito grande, por isso6 

que eu sou a favor que o Ministrio P立blico participe, porque com o Ministrio Publico voce 

elimina v自rias barreiras, o Ministrio P丘blico 6 muito mais a gil que os prprios delegados 

BRUNO - Em fun95o do qu? Tem mais prerrogativas? 

ROOSEVELT - As prerrogativas constitucionais do pr6prio Minist6rio Phblico. E a pe9a do 

kqui-M Policial, e a policia おl valorizando o Inqu6rito Policial po狙ue os delegados 

perderam v自rias atribui96es 

BRUNO - A APCF tamb6m 6 a favor da extin車o do Inqu6rito? 
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ROOSEVELT - Sim, l6gico. O que acontece 6 o seguinte: o Inqu6rito, do jeito que esta ai 

hoje,sも  est favorecendo a impunidade, os bandidos. Quem quiser manter o Inqurito,6 

porque esta querendo defender esse pessoal, entendeu? Se existe algu6m querendo transformar 

a seguran9a pbblica em algo a gil,6 preciso compreender que essa pe9a de inqu6rito est falida, 

anacrnica, burocrtica, ultrapassada. E eu vou te dizer porque ela se tomou isso, muita gente 

pensa qii.'e a atividade de policia judicidria 6 uma atividade de policia jurdica. No existe 

policia jurdica no mundo inteiro. No existe, voce n5o encontra em nenhum pais do mundo 

uma policia juridica. E ai voc6 fala, p6xa, o Inqu6rito Policial n五o 6 uma pe9a processual? Est 

no cdigo do processo penal, no seria juridico? S6 que existem previs6es de vrias pe9as 

out工as,tcte por si, por &ia eistir no c6digo de processo ganha forma juridica. Tantoe que a 

defini頭o juridica do Inqurito Policial 6 uma pe9a informativa administrativa. E ai as pessoas 

quiseram valorizar por demais todo um procedimento burocrtico dentro dele. Hoje voce no 

tem mais investiga9do, s5o raras as investiga6es que ocorrem. Voc6 s6 entrega a intima車o, 

cow'a a pessoa para ouvir o depoimento dela. Voc6 valorizou demais o papel. A estatstica 

principal de todas as policias se voce for investigar e for ver, vo dizer "Ah, produzimos 50 

mil inqu6ritos, 50 mii inqu6ritos foram abertos", voc6 entendeu? "40 mii foram relatados." 

Isso significa o que? Nada 

BRUNO - Qual 6 a propor o de conclus5o? 

ROOSEVELT - De inqu6ritos 6 mais fcil voc6 perguntar para a Dire9豆o-Geral. Agora, ai 

voc pt'igLrnta, eu fao urna compara車o do Inqurito Policial que a policia, ela deu uma 

valoriza5o muito grande em detrimento das outras atividades de investiga9ao da prpria 

pericia. E eu vou dar um exemplo para voc6, muito prtico: numa empresa, qual 6 o objetivo, a 

atividade-fim de qualquer empresa?E o lucro. E o balan9o patrimonial que ela publicae a 

formata9ao, a publicidade daquele lucro, ou prejuzo. E o que isso tem a ver com a policia, 

qual . Q i..ucto da policia? E a prova. O lucro da polcia6 a prova. As pessoas, a gesto policial, 

elas valorizam o Inqu6rito, e o Inqurito o que 6 ,6 o balan9o patrimonial, 6 a formata頭o, voce 

entendeu? E a prova 6 que 6 o lucro. Ento, eles quiseram valorizar demais essa pe9a em 

detrv責心  do seu conte'do, do lucro, que も  a prova. E ai se voce valoriza a prova, issoe to 

0bvio que o momento de produzir prova na esfera criminal 6 onde,6 ali na institui95o penal, 
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no inqu6rito, na investiga車o preliminar, o momento de produzir prova 6 ali. Ento a pollcia 
tem tct色  tax muito mam pieocupada com a piova do que pe9a. E aconteceu o contrno. Quer 

dizer, o que tem ocorrido 6 a supervalorizaco da pe9a, do balan9o patrimonial, em detrimento 
do lucro. 

BRUNO - Isso seria em fun頭o de que? 

ROOSEVELT - Exatamente em fun9五o de voc6 tentar manter o status quo alcan9ado pelos 
deeg記Afs.fs Porque 6 a fImca拓rma deles poderem se tornar juristas, essa 6 a realidade. O 

Inqu6rito Policial 6 uma pe9a administrativa, nao e jurdica e ai voc6 mant6m o status que 
voc6 tinha antes. Quer dizer, se a gente tivesse um modelo de investiga95o em que as pessoas 

estivessem preocupadas em investigar e interpretar a prova, apenas isso ai, seria muito mais 

rpkk %fas no, as pessくアas tentam ocupar um stat配sjurdico que na verdade n豆o existe 

BRUNO - Al6m de interesses corporativos, atribui a alguma outra coisa isso? O 
D曜ar&wiento est trancada em algum aspecto? 

ROOSEVELT - Eu digo o seguinte: 6 porque a Constitui車o Federal, ela trouxe vrios 

avanos Etodas as policias, elas na verdade elas foram, como a Policia Federal, ela foi 

constituida na e poca da repress5o do regime militar. Ento, na Policia Federal para voce 
ocupar um cargo de chefia, quanto tempo durava? Uns 30 anos, certo? Esse pessoal que est 
na gesto do Inqu6rito Policial que previu que delegado n5o tem mais direito de fazer uma 

pns し lfdTh averigua鱗o, Ycsta e apreens5（いem que pedir para o juiz, nada mais do que justo 
Gra9as a Deus a Constitui頭o 6 que trouxe tudo isto, para uma outra pessoa avaliar de maneira 

integra, de maneira equilibrada, no 6 da maneira que a Justi9a pondera, a balancinha 6 da 
Justi9a, e nえo aquela pessoa que est na investiga頭o que tem este requisito. Hoje quem e que 
manda? So aquelas mesmas pessoas que foram criadas na印oca da ditadura 

BRUNO - Teve continuidade de nomes? 
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ROOSEVELT - S5o as mesmas. Elas foram criadas na 6 poca do regime militar, da ditadura 

Enぬ◇ t「a5 no conseguem perceber esse a'no democrtico que aconteceu na sociedd.e. A 

Policia ndo est conseguindo, a democracia est ampliando, crescendo, a gente nem est 

ampliando, n6, a democracia no Brasil est se desenvolvendo, ela est nascendo, e as pessoas 

ainda nao perceberam que ela nasceu. Por qu6? Porque elas nasceram num regime ditatorial, 

militar; entendeu, onde elas podiam fazer tudo. Um exemplo disso foi agora, sexta-feira, 

quando empurraram a Senadora Heloisa Helena, o COT (obs. nosso: Comando de Opera96es 

Taticas, unidade de combate de elite e choque da PF) foi para l para reprimir um movimento 

sindical legitimo dos servidores publicos. Mesmo que eles estivessem querendo invadir pr6dio 

pb!r, i'o era pra chamai o COT. No も  para chamar a Policia Federal, o grupo de elite. O 

COT foi preparado para matar bandido, ir atrs de bandido, investigar crime e no para 

proteger pr6dio publico. Ento, quer dizer, uma atitude dessas, de voce querer mandar o COT, 

o Comando de Opera96es Taticas, grupo de elite da policia, que 6 justamente para combater o 

crime organizado, combater o trfico de drogas, subir no morro, pegar esse criminoso, n言o 

Ele vai fazer o que? Quer dizer, quem est na gesto atual da Policia n5o percebeu que existe 

democracia, evoluco, voce entendeu? E to cedo no vai acontecer. E ai voce se pergunta, 

p6xa, por que nao vai acontecer uma democratiza95o, uma mudan9a, isso tudo que eu estou 

falai'亡 ,, Y.ique6 to n cezsrio, parece at 6 bvio, n, que a Policia tivesse como seu lutro, a 

prova. E a gente est se preocupando com a prova? No est. Por qu6? Por causa da disputa de 

poder dentro da Policia Federal. 27 superintendencias, quem chefiam? Delegados. A Diretoria 

da Policia, sえo as 6 Diretorias, acho que s5o 7 diretorias, todos delegados. Nos estados, desde 

o vereador at6 o governador, todo o mundo quer conhecer o superintendente da Policia 

Federal, que 6 um delegado. Estou falando em estrutura politica. Nos estados verifica todos os 

delegados de policia civil, eles sao vereadores, deputados estaduais, deputados federais sえo 

seis, sendo um da Policia Federal e cinco da Policia Civil (obs. nosso: este6 o levantamento 

do質  tzで  'tado, o nosso tem mais deputados egressos da PF). Senador tem um. Ento, se voc 

quiser mexer em alguma coisa nisso ai, voc6 no consegue, porque as pessoas que n5o esto 

vinculadas a 自  rea de seguran9a p貢blica, pode ser at6 partido de oposi頭o, se o cara nえo6 da 

drea de seguran9a p丘blica, se ele entende disso, na hora do aperto que ele estiver passando, ou 

corn urn eleitor dele, ele liga para quem? Pam um delegado para resolver. Porque 
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administrativamente na policia, manda lh, que ele resolve. Eu nえo acredito, assim, no minimo 

que vrr 2Q. anos essa estrcuia que est 誠 seja modificada. 

BRUNO - Tu 6 s a favor ento de modificar a Lei Orgnica? 

ROOSEVELT - Sim, eu sou a favor da nova proposta. 

BRUNO - Incluindo a de cargo u nico? 

ROOSEVELT - Esse cargo自  nico ja 6 constitucional, n6, o cargo nico ja existe 

BRUNO - Na pratica? 

ROOSEVELT - No, na verdade no existe carreira. Porque constitucionalmente a gente 

conthrde carreira com cargo, cargo 貢  nico. Eu sou a favor do cargo 丘  nico. O que n6s estamos 

precisando na Policia, se a atividade fim dela 6 a prova, o que a gente precisa sえo de 

especialistas em prova. 

BRUNO - Agora isso teria que, pelo que eu conversei la no sul, isso teria consequencias para 

a po 心血心 il tamb6m,c oieto? Tipo efeito em cascata. 

ROOSEVELT - Porque o que acontece 6 o seguinte, olha o meu raciocinio: a nossa atividade 

fimも  Trru加zir prova. Voc concorda comigo? Parece 6 bvio. Ento qual 6 o profissional que a 

policia precisa? Especialistas em prova. E ai voc6 v6 aqueles que dizem assim: p6xa. mas o 

que 6 um especialista em provas? Vai ser fazer prova para a gente? Se voc6 for pensar em 

quem comete um crime, quais so as provas dos crimes? As provas dos crimes s5o s6 de lei? 

No. A prova do crime 6 urna coisa prtica, porque quem comete o crime, cometeu o crime 

fazendo algum tipo de aao criminosa que envolveu no exclusivamente a ciencia do direito 

Superfhturamento de obra, quem cometeu o crime? Foi um engenheiro l da obra, entendeu? O 

que a policia precisa? O que a polcia precisa ter 6 de um perito engenheiro para detectar 
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aquilo ali e n5o um bacharel de direito. Adultera車o de rem6dios: quem 6 que vai encontrar 

prow貿s亡と  adultera車o de itmdios? Tu precisa も  de um profissional especialista em farmcia. 

BRUNO - Dava para dizer que hoje, por causa da Constitui車o at6, a PF est sobrecarregada 

deta iths e subdimensioriada de pessoal. Tamb6m em fun車o de que uma parte do pessoal, 

uma parte muito alta, est envolvida com coisas que esto fora da atividade-fim? 

ROOSEVELT - Exato. Quem esta fora da atividade-fim da Policia, para mim, sEo os 

delegados. Eles nえo esto mais nas atividades-fim na Policia. Policia judicidria no6 voce 

ficar sentado num banco anotando Inqu6rito, nきo 6 isso. Para mim, precisamos de bachar6is de 

direito, sim,6 bvio, a Policia precisa, mas n5o na quantidade que tem hoje. S6 para voce ter 

uma id6ia, o nmero de delegados dentro da Policia Federal 6 tres vezes maior que o nmero 

de Wrts. Voce entendva? Para cada laudo precisa de dois peritos. Porque o C6digo de 

Processo exige dois peritos. Ento se voc6 fizer uma foto dentro de um Inqu6rito Policial, num 

inqu6rito policial, digamos que no minimo deu dois tipos de provas que precisam de laudo 

Porque a pericia nao serve s6 para interpretar aquela prova, mas para materializ-la tamb6m, 

para pe・やetu-la durante us laudos. Para o juiz saber "Ah, esse aqui foi o carro em que cくllidiu" 

entendeu,, isso ai a gente tem que perpetuar precisa daquele tipo de laudo. Ento, normalmente 

um Inqu6rito Policial tem, no mnimo, dois laudos. Um Inqu6rito normalmente6 presidido por 

um delegado. Os dois laudos, se voce fizer, precisam de dois peritos. Ent豆o, se voc6 for ver, se 

tiWi ?fa Polcia 50 mii Inquritos penderites, quantos laudos tinham que ser produzidos e 

quantos policiais precisam ser? A rela9きo tinha que ser inversa, tinha que ter 

BRUNO - Tu diz, no mnimo dois peritos para cada IPL seria no mnimo? 

ROOSEVELT - No minimo, meu amigo. Em tese, se no tem laudo vai me desculpar, esse 

Inqu'rtc 話 com certeza rらo vai ser feito nem a denhncia. Voce concorda? Porque も  o 

seguinte. pra voc6 fazer a den自ncia, s豆o trs requisitos que o Ministrio P丘blico precisa. 

Porque o Minist6rio Phblico manda a denbncia e o juiz aceita a denhncia. O juiz pode no 

aceitar. Um 6 infra9ao penal, se n5o tiver aquela infra9豆o penal prevista, o juiz n5o aceita. Se 

no for crrme, o juiz nem aceita. Outro 6 a autoria. Se eu no identificar uma pessoa que fez 
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aquele crime, ou seu co-autor, o juiz tamb6m nえo aceita. Pode ser infra9豆o penal, mas n5o 

ide立if,crgo o autor, o jmz no aceita. E outro 6 a materialidade. Tem que ter, eu chego e 

falo: "Eu cometi homicidio". Mas o corpo nao aparece, o juiz tamb6m nao aceita. Ento, para 

que seja aceita a den自ncia, tem que ter esses tr6s requisitos. Se no tem o laudo, a 

materialidade disso ai jd nao existe, voc6 entendeu? Porque 6 atrav6s do laudo que voc6 

perpe&a a materialidade. A arma de fogo que disparou, o corpo, e no laudo muitas vezes voce 

consegue identificar a autoria. Porque voc tem um corpo, um exemplo do cotidiano, voce tem 

um corpo, retirou o proj6til, voce encontrou, ningu6m viu o crime, mas suspeitava que o 

fulano de tal cometeu o crime. Ai voce vai na casa do fulano de tal, pega a arma dele, fz um 

dispa与ttえ  rn o projdtil que tem 琉,bate queも  o mesmo projtil que estava no corpo da vtima 

Ou seja, quem identificou a autoria? Foi o laudo. Porque ele vai dizer: a arma de fogo 6 desse 

cara e saiu daquela arma de fogo. Ento quer dizer, isso aqui 6 prova, se nきo tiver isso aqui, o 

juiz no aceita a denncia. Ento, Inqu6rito que nえo tenha laudo, esquece, no serve para nada 

E ai s por isso 6 que eu estou falando assim, s6 para voce ter urna id6ia, a quantidade, sd que 

6a teoria da for9a militar, nd, tem que ter uma quantidade grande para manter o status quo que 

tiver ai. 

BRUNO - Tu disseste que come9ou como servidor em 96 n6? Pegou a gesto do Vicente 

Che'cn ?ILO釦iつ  

ROOSEVELT - Sim 

BRUNO - Dessa 6 poca, tu achas que houve superexposi9ao da PF, houve muita inger6ncia 

poltica io trabalho, proje姫o pessoal do poder dele. Eu s6 estou falando como o房ervador, 

leigo em muitos aspectos, pelo que eu leio atrav6s da midia. Queria uma opiniao de quem 

vivenciou dentro do 6 rgao este momento. 

ROOSEVELT - Eu vou dizer pra voc6.6 De todos os diretores, eu to ha 7 anos dentro do 

Depa査a了立とnto,o que eu acho que teve maiot destaque para a Polcia 釦i o Chelotti. Pata a 

Policia, de modo geral, eu achei que assim, ao Cherlotti, ao final, quando a pessoa est ha 

muito tempo no poder, a pessoa precisa efetivamente sair. Tem que existir essa oxigena9ao,6 
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bom tanto para a pessoa quanto para o 6 rg五o essa substitui車o, mas eu acredito que ele tenha 

sith t iriMor nesse ternpr todo em que a gente esteve aqui. E isso foi bom porque ele 

realmente levou uma boa proje車o ao Departamento. Por mais que ele tenha ficado conhecido, 

ele deu uma proje車o ao Departamento muito boa, melhor que a proje9ao que o Tuma deu, 

porque o Tuma deu uma proje戸o para ele. 

BRUNO - Essa proje9do que tu disse que o Departamento deu, acabou esbarrando na 

ati 話2'&-rn e ai por c'seq免ncia, na ABIN? 

ROOSEVELT - O que acontece 6 o seguinte: se confunde muito as atribui96es. Na utiliza 豆o, 

varnfト  seir assim, de urna ag6ncia de intehgncia da Presidncia da Repblica, porque a 

ABIN 6 da Presidencia., ento ela serve pra qu6? Pra obter informa96es politicas de todo 

mundo, n6, de tudo. Existe a prerrogativa la da DEOPS, Ordem Politica e Social da Policia 

Federal, para tratar, um exemplo, o pessoal procura ver a questo do MST, movimentos 

socth歳  esse tipo de coisa. E a ABIN, a ABIN tamb6m est l infiltrada, trabalhando. Eu no 

vejo ressalva no trabalho da ABIN, com toda a sinceridade. Talvez seja um dos poucos que 

n5o tem preocupaao com o trabalho da ABIN. Porque a ABIN, ela 6 muito necesshria, porque 

tem certas situa96es que, por causa da nossa quantidade de atribui9o da Policia, que faz um 

trabii 亡と  policia ju .v会r'a para apurar o crime; porque o que a ABIN precisa も  da 

intelig6ncia, tipo aquele avi豆o franc6s que apareceu em Manaus. E tpica atribui95o da ABIN 

de detectar aquilo ali. Ento 6 por isso que a ABIN 6 to pr6xima dos militares, porque o 

servi9o de inteligencia dos militares 6 muito bom. Ento eu n5o vejo esse tipo de preocupa車o 

corn a ABIN, n5o. A 4BThT 6 necessdria, ela em determinados momentos ela 6 muito parceira 

nessa troca de informa96es com a Policia Federal em muitos estados. Porque tem certas coisas 

que voce pode conversar, porque como eles esto espalhados por ai voce no consegue 

detectar, "voce 6 da ABIN, voc6 no ". Eu acho que a Policia no tem preocupa5o nenhuma 

con、責にqce de atribui らとS.o que eu sou contra 6 o que tem na SENAD. A SENAD, ela no 

poderia estar nas mdos dos militares, a SENAD tinha que estar no Ministrio da Justi9a 

fazendo programas de preven車o de drogas junto com a Policia Federal. A Policia faz a 

repress5o e a SENAD faz a preven9ao. Mas vinculadas a quem? Ao mesmo Minist6rio, no 

tern crric ser diferente. O minist6rio X faz urna politica, o ministrio Y faz outra politica. Mas 



12 

o que todo mundo quer? Quer combater a droga. Um de uma maneira, de repress5o, e outro de 

uma lTR irieなra de prevel媛らt. Ou seja, no tem como procurar atacar em todo mundo. Essa 

informa9ao da preven叫o voc6 perde aqui na Policia. Hoje a Policia ela tem em cada regional 

um grupo que trabalha, que procura fazer isso, dd palestras em escolas para fazer esse tipo de 

preven車o, esclarecimento para a sociedade. Isso voc perde, se a Policia tivesse um 

mccatsrno, uma politica oficial de preven頭o, era s6 encaminhar ao Ministrio da Justi9a a 

SENAD, que 6 onde voc6 tem verba, que voce pode colocar profissionais. N6s peritos na a rea, 

na Policia, eu acho que dos peritos na ativa, uns 15% a 20% deve ser s6 da 自  rea de sa立de. 

Mdico, farmaceutico, quimico, bi6logo, veterinrio, seja la o que for, pessoas da a rea 

bioffiも責Ia. Quer dizer,el es poderiam estar atuando na elabora5o de projetos de preve 事o. 

Poderiam participar porque o pessoal conhece cientificamente os efeitos da droga, o pessoal, 

muita gente que est ingressando no cargo de perito vem do meio academico, do meio 

universitrio, s乞o pessoas muito boas para proferirem palestras. Ento, quer dizer, e no6 

usado. Si para voce ter urna id6ia disso a, s6 para complementar, o controle de produto 

quimico 6 feito por bacharel de Direito. Aquele cara n五o sabe a diferen9a entre a gua com gs e 

agua oxigenada. Como 6 que eu vou numa empresa realizar uma fiscaliza えo do controle de 

produto quimico se eu n5o for quimico, se eu n5o for da h rea?! Mas por que no se faz isso? E 

to bvio, porque a Policia no bota um perito, ou bota um agente ou algu6m que entenda, que 

seja iatma& nessa 自  rea? J珂e, todos n6s, a exigencia para ingresso 6 de curso superiorE 

aquilo que te falei,6 a estrutura de poder, ela no abre mきo, ela n5o quer mudar, ela no abre 

m豆o. Entao, quer dizer assim, pode ser pior para a sociedade ter um delegado l? Pode. Mas 

para njc delegados 6 born? E. Ento deixa de lado a sociedade. A verdade 6 essa. A atual 

gesto est continuando o que se fez, tipo aquela questo do trfico de drogas. Por que,6 uma 

coisa to 6 bvia, por que n豆o tem laudo vinculando a mercadoria que foi presa, aquela maconha 

veio do Paraguai para o Espirito Santo. Prendeu la 500 kgs. Ningu6m pagou pr ningu6m? Foi 

de gaga iue veio? Nos grampos telefnicos que o pessoal fez a investiga5o, pegou o 

traficante em nenhum momento o cara falou: "Olha, estou te mandando de presente 500 kgs 

de maconha". Voc6 entendeu? Por que no fiz isso? Parece to 6 bvio, mas nao faz. Mas por 

que n5o faz? Porque o efetivo nosso, hd um ano atrs, o efetivo de peritos que trabalhavam na 

Po2cw, no chegava a duzentos e quarenta, acredita? 
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BRUNO - Para todo o pais? 

ROOSEVELT - Para todo o pais, para atender a todas as atribui⑩es da Policia Federal. Hoje, 

nse s&imos chegando ao ndmero de 420 mais ou menos, na ativa para atender a todas as 

atribui96es conseguimos, brigando ainda, ampliar esse quadro para 450, mas o total de 

delegados vai chegar a quase dois mil delegados, a gente vai chegar, na ativa, a uns 

novecentos, vai diminuir um pouco a rela頭o tr6s para um 

BRUNO - Ai fica quase dois para um? 

ROOSEVELT - E, ai vai ser dois e pouco para um 

BRUNO - Voltando ao tema da estrutura e da vincula頭o de lealdade com os militares. D pra 
afix-rirar- qee quando o Romeu Tuma assume no governo Sarney de transi頭o, ele passa a dar 

continuidade? Ele entra em cargos de confian9a, primeiro superintendente e depois D-G, por 

ter sido do DOPS de S5o Paulo, por seguir sendo uma pessoa de confian9a dos militares? 

ROOSEVELT - No, l6gico, com esse ai no tem mudan9a nenhuma. E o Paulo Lacerda 

repeら念な  tci 'sso, porque ◇  Pau10 Lacerda TpTesenta o Romeu Tuma. Ento quer dizet, no 

existe perspectiva de mudan9a to cedo. Atrav6s de muita briga e luta, infelizmente a gente 

esperava que ocorresse modifica96es com o atual governo, mas na Policia Federal nao est 
ocorrendo. 

BRUNO - Eh algo meio curioso. Quando eu peguei o material do Congresso Nacional dos 

Po) icra's Federais (CONAPEF) estava ld o Luiz Eduardo Soares, que foi o subsecretrio de 

seguran9a do Rio de Janeiro e agora est na SENASP, Ministerio da Justi9a. Acima dele est o 
ministro, e abaixo est o Paulo Lacerda. Da para falar que na fun頭o de uma pessoa em tese 

mais esclarecida ou mais moderna seria quase inconstrutiva? Se a estrutura de poder da PF 
estm破cmda, qual sena e io a fun車O d&I ai? 
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ROOSEVELT - N5o, ai, eu vou te dizer assim. A SENASP, ela pode, o secretrio, como um 

Seclcm de Estado, ele est acima do Diretor-Geral do Departamento. Mas ele, o Diretor- 

Geral nao est subordinado a SENAS?. Ai eu poderia defender o Luiz Eduardo Soares por um 

motivo: o trabalho dele, lh na SENASP, ele est efetivamente buscando implantar o plano do 

governo, o Plano Nacional de Seguran9a P丘blica efetivamente. E a gente tem acompanhado l, 

esse e 亡i m dilema que a gente vive aqui na prpria percia. Por qu6? Por que a pessoa que mais 

defende a perlcia, pela primeira vez na historia, o u nico plano de governo de seguran9a 

pblica que falou da importncia da percia foi esse do PT. Nenhum outro destacou. E ai voce 
vai conversar com o Soares, ele tem conhecimento de causa para defender a pericia e la dentro 
da S 熱 SP, na elabora鱗o de todos esses sistemas nicos de segurana phblica que cada 

estado oferece porque est destinada verba para investir na seguran9a phblica dele, tem um 

espa9o la.a Se eles n5o investirem na pericia, eles nao recebem recurso. Ento, cada estado est 

fazendo isso e a perspectiva que eu te digo para os estados, e eu estou flando isso porque a 

gente ece ali dentro participando, auxiliando, contribuindo para que a SENAS? de certo e h 

disposi車o pessoal em elaborar projetos para cada estado, em todos os nveis. Ento, s6 para 

voce ter uma id6ia, ao final desses 4 anos de mandato, jh tem a previsao no plano plurianual 

para investimento na 自  rea de seguran9a publica de investir e criar laboratrios de DNA em 
todos vs estados. Eles esらo planejando isso, lDgico que nem todos v5o estar no mesmo nvel, 

vai ter basico, intermediario, avan9ado, os avan9ados vao ser institutos-escola. Agora falando 

isso, lembrei da Policia Federal. Nada disso que a gente est presenciando na SENASP est 
acontecendo na Policia Federal. Ai ha essa dicotomia 

BRUNO - A rea95o interna dos dirigentes do 6 rgえo qual 6 ? 

ROOSEVELT - No, nao est nem ai.i Ele no est preocupado, tanto 6 que o decreto 4.720, 

que6 do.reto-presidencia1, ele regulamenta 

BRUNO - De quando 6 ? 

ROOSEVELT - De 2003. Ele regulamentou o Poder Executivo, certo, toda a sua estrutura, 

dizendo quantos cargos de chefia, quantos D.A.S,quantos e ai a percia d um eixo temdtico no 



15 

Plano Nacional de Seguran9a Phblica. S5o 6 eixos temticos, a pericia 6 um. E ai n6s 

pensおマ&rros que n6s niamos essa mesma importncia dentro da Policia Federal Que nesse 

momento, nesse governo n6s seramos prioridade para a Policia Federal, na Policia Federal. E 

ai a gente viu o contrrio. Esse decreto, ele rebaixou as chefias das pericias. Porque existe em 

cada Superintendencia um substituto-superintendente que 6 chamado de DRT. O DRT, a 

chefia dele6 paralela ao chefe da pericia regional. Ento, se eu sou chefe da pericia regional, o 

meu cargo e minha gratifica95o, ela 6 paralela a gratifica95o do chefe da delegacia. Qquer 

dizer, que aqui esto os delegados e aqui os peritos, numa hierarquia paralela, certo? O pessoal 

6subordinado ao superintendente que pode ser qualquer um, no momento s5o delegados. 

BRUNO - Pode ser qualquer um? 

ROOSEVELT - Em tese pode ser qualquer um. Tanto 6 que em vrios estados ai s5o 

militarc, rr. Ento, ndo d um cargo privativo de delegado. E ai o que acontece...o que ele fez, 

o Paulo Lacerda? Ele pegou a chefia do DRT, colocou aqui para cima, um D.A. 5. 1, n6, uma 

gratifica9ao superior, e pegou essa chefia da pericia e colocou aqui em baixo. Deu uma 

gratifica95o menor. Qual o objetivo disso? L na SENASP na lei de seguran9a phblica, um 

eixo iviithto na seguTari9a pblica, um investimento na percia maci9o, vrios planejamentos, 

vrios planos por ano e dentro da Policia Federal se faz isso. 

BRUNO - Uma pergunta de findo. Qual a justificativa. O que tu pensa ser a justificativa? 

ROOSEVELT - S6 existe uma justificativa. E aquilo que eu falei desde o inicio. A gente est 

come9ando a divulgar isso. A Federa車o (FEThAPEF) tem sido muito boa, DE que a atividade- 

fim 3a pDijcia 6 produzir prova. E produzir prova 6 o qu6? E investigar e fazer percia, 

interpretar a prova, voce entendeu? A investiga95o e a interpreta頭o da prova est se tomando 

to importante, to grande, que est jogando para baixo o Inqu6rito. E quanto menor o poder 

que eu der para os peritos, porque o nosso saldrio 6 o mesmo do delegado, nえo somos 

subordinados a ele, ningu6m interfere num laudo que eu escrevo, n5o. E nisso nosso 

comportamento 6 bem firme. Ento, se falar que existe interferncia hoje, no tem, porque a 

gente n5o tem conhecimento disso. Se eu tivesse, eu diria para voc6 que a primeira coisa6 
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brigar com o perito que estiver aceitado qualquer coisa. Ento, por que ele quer isso? Na 

veT& とも  diminuir o piestgio, aumentat a nossa distncia nossa do Ministrio Pfblico, 

aumentar a nossa distncia do Judiciario; porque o que est acontecendo 6 exatamente o 

contr自rio. O Ministrio Publico cada vez mais est se aproximando da gente, o Judiciario cada 

vez mais est se aproximando da gente. Por que? Porque quando chega num momento l, 

antes d& denncia, ele olha, e "p6, esse inqu6rito no tem provas, n言o tem laudo". O pessoal 

relata, entendeu, s6 depoimento, ai o Ministrio P立blico manda de volta para fazer a percia. E 

o que acontece? Ele, o promotor, ai o cara pela forma車o jurdica dele, que s vezes ele no 

tem o conhecimento sobre engenharia, como por exemplo, num Inqu6rito de uma obra super- 

fatczm&,T iaa fazer uma pegmta sobre uma obTa, ai eles pegam e entram em contato conosco. 

Ai a gente liga para eles e diz "olha, a obra, dentro desses quesitos aqui, eu vou detectar isso, 

isso e isso", porque na verdade o Ministrio Publico tem sido muito mais acessvel, o 

Ministrio Publico tem sido muito mais curioso. 

BRUNO - Agora, na prtica, isso est acontecendo a revelia da hierarquia funcional, correto? 

ROOSEVELT - E, ai o que est acontecendo? No tem essa hierarquia, porque isso ai6 

processual. Quer dizer, a Justi9a est precisando que o perito esclare9a os fatos, direto com 
ela・ Lrvie早 nde do superint superintendente. Mas a o que ele faオEle joga a gente para baixo, 

e diz n5o, a partir de agora voces s6 entram em comunica9ao com o Ministrio Pblico com 

autoriza95o nossa. Porque? Porque daqui ha pouco,6 aquilo que eu flei, se o Minist6rio 

Pbi , tむ  me9a tambm a tei legitimidade de investigar desde o incio, ele vai querei ◇ qu? 
Ele vai querer o trabalho do agente, e ele vai querer o trabalho do perito. Ele vai precisar do 

trabalho do delegado para que? Por que, o que 6 um relat6rio, eu no sei se tu ja viu um 

relat6rio de Inqu6rito. O que um relat6ri9 de Inqu6rito faz? Num relat6rio de Inqurito eles 

tentam Fazer at6 hoje, vamos chamar entre aspas, um "enquadramento", eles tentam colocar a 

pessoa naquele Artigo. O que vale aquilo ali? Nada. O Inqu6rito 6 uma pe9a informativa 
Entきo se n5o vale nada, ento porque ocorre indiciamento? No sei. Totalmente ultrapassado o 

indiciamento, somos contra o indiciamento. Nao precisa 

BRUNO - Por qu? 
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ROOSEVELT - Porque a pessoa est sob suspeita de um crime, e nao indiciada. O que6 mais 

iiflpYic&t亡も  a quest5o da tienlncia, a pessoa珂denunciada. Porque o que acontece? A pessoa 

6indiciada., ai quando o Minist6rio Publico analisa os fiitos, ai eles chegam e "isso aqui nao 

precisa desse indiciamento". Mas ai a vida da pessoa ja acabou, entendeu, se ela foi indiciada 

pela Policia Federal, acabou a vida da pessoa, acabou. E ai ele vai colocar a pessoa para ser 

tipthcd5 naquele tipo de crime. N5o serve pra nada aquilo ali. O Inqu6rito ou o relatrio diz 

assim: "conforme o depoimento do Fulano de Tal, pa pa ph pa, conforme o que o perito diz 

nas folhas tais tais tais abre aspas pd pa pa pa pd pd... conforme o relat6rio de investiga車o do 

agente que informou pd pd p自  pd p", o relatrio 6 isso. Serve para alguma coisa? Para 

inforiTrd ,も◇ resumo do vue aconteceu. E a u te digo, eu preciso de algu6m para fazer xsso? 

E isso o que a sociedade precisa? O cargo 6 imprescindvel? E totalmente prescindvel. Por 

que? Porque voce tem uma pe9a informativa que s6 est te dando o fato, a tipifica9ao penal 

que ele faz n5o vale de nada. O indiciamento que se faz s6 serve para acabar com a vida da 

pessoa qce foi indiciada. O que ele faz,6 o resumo do laudo, da informa頭o do agente, do que 

a pessoa falou, que vai ser feito novamente, a 立  nica pe9a que n5o se faz novamente6 o laudo. 

O laudo pode ser at6 contestado. 

BRUNO - Ser feito outro laudo, no caso? 

ROOSEVELT - No, ele pode ser contestado pela parte, porque a pessoa s6 vai ter um 

conな  dMmo na a車o penal. Porque a pessoa ndo vai produzir prova contra ela, ela quer se 

defender. Ento, na a9ao penal, quando chega na a9豆o penal com o laudo, o perito, ai a parte 

que est sendo denunciada vai e contrata perito da parte dela e ai fhz a contra-prova. Diz: 'isso 

aqui no aconteceu desse jeito." Pode contestar e pode acrescentar mais informa96es. A 

pessIとv2貢d・  zer pra se de nler. A denncia diz"-Voce lavou dinheiro e mandou R$ Irnilho 

pra fora. A pericia e o laudo est dizendo isso. Tem um milho l自  fora, no exterior, na conta tal 

tal tal."Ai a pessoa vai chegar l自  e dizer "- N豆o", isto se o Inqu6rito for mal feito, "eu tenho 

isso ai porque eu ganhei na loteria la fora." Porque voce nえo tem esse contraditrio na 

invectrg醜賓o. Se a investiga戸o nえo encontrou isso, voc6 no est nem ai, por isso os figures 

fazem uso do Inqudrito 



18 

BRUNO - Da para falar de ltimo caso que para garantir a impunidade de quem tem maior 

podei e imico,6 bom pia ela o Inqurito? 

ROOSEVELT - Com certeza. 

BRUNO - Garante a impunidade? 

ROOSEVELT - Hoje o Inqu6rito serve para a manuten車o desta impunidade que existe nesse 

pafs 

BRUNO - Um tema de ordem tcnica e juridica mas que tem rela95o com a impunidade. O 

Dep&taniento tem autonomia para, por exemplo, fazer infiltra9言o numa empresa, como faz 

numa quadrilha? 

ROOSEVELT - H um projeto 3731 que est na Camara dos Deputados que vai autorizar a 

realiza戸o de infiltra頭o, sob autoriza頭o judicial e acompanhado pelo Ministrio Pd切'co 

Est em tramita9えo no Senado este projeto 

BRUNO - Por outro lado, ocorre algum pavor de lembran9a do SM, que infiltrava e tinha 

cap、l2m古！とdeem toda a s tedade, e que exercia esta prerrogativa? 

ROOSEVELT - No, na verdade este instrumento 6 necessario. Por exemplo, at6 o projeto 

que estとぬ fala sobre organiza96es crimiaosas, que 6 onde se faz a investiga車◇ com 
infiltracao. 

BRUNO - No h自  previsえo de infiltra9o de agente? 

ROOSEVELT - Oficialmente n5o existe isso. Legalmente hoje no existe previsえo legal para 
isto. 

BRUNO - Nao para pessoa jurdica? 
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ROOSEVELT - Exato. Pessoa juridica e outro grupo qualquer. Hoje eu n5o estou lembrando 

que 枕な五」a legisla頭o pm isso, Tanto que esse 3731,isso ai voce pode checaT ms a 

informa9ao que eu tenho informa9ao 6 que o projeto 3731 que ele est no Senado,6 que vai ter 

esta autoriza車o de infiltrar e de negociar a pena. Ento, voce 6 um criminoso e ai para eu 

negociar a pena contigo voce me da informa9ao sobre a quadrilha, sobre a organiza車o 
cri 	Sa. 

BRUNO - Como aconteceu na Ithlia por exemplo. Primeiro contra as Brigadas Vermeihas e 

Prima Lit a, e depois nas opcm96es Anti -M fia, chamada de Mos Limpas, correto? 

ROOSEVELT - Exato. Isso vai avan9ar bastante com a aprova車o desse projeto. A nica 
coisa q己粉  modificou 6 que o Ministrio P丘blico ele ia come9ar a investiga えo e ai tiraram isso 

O lobby dos delegados, tem uma fora politica muito grande, e ai n5o permitiram que isto 

ocorresse. 

BRUNO - E o Ministrio Pblico vai ter de requerer investiga95o para o Departamento? 

ROOSEVELT - Exatamente, para continuar na investiga9do 

BRUNO - A pergunta que eu lhe fa9o 6 a seguinte: se n豆o hh base legal, ento na prtica hd 
um 2i tctpa きo do Depa工t nento・  O Departamento n5o consegue se antecipar a uma pre'iso 

de suspeita. S6 para lhe dar um exemplo: eu nえo sou de Braslia, eu estou aqui pela segunda 

vez. Eu confesso assim, que tenho um lado moralista de forma95o e tomei um susto: eu olhei 

para tudo quanto 6 lado e vi s6 grupo OK, e Paulo Ot自vio. Ainda que supondo que nえo tem 
nada - ピ助thlmente contra eles, mesmo com a metade de Braslia sabendo, o que todo o mundo 

sabe, toda a midia sabe, mas esto ali e a vida continua. 

ROOSEVELT - Estes casos e tantos outros, porque a nossa preocupa9豆o 6 exatamente com a 

prova. Se voc6 nきo conseguir prova, no houve nada. A s vezes se produz o fto jornalstico, 

mas ele n5o est fundamentando, ele no tem, se voc6 for analisar mesmo o que ocorreu ele 
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no tem for9a, n5o tem estrutura, n5o tem base, no tem nada aquilo ali. Ento, acontece de 

chegai pdu1os de perica para a gente e voc pegar e analisar, e ver que no tem nada, porque 

desde o inicio a provaおi mal coletada. 

BRUNO Por exemplo,com essa lei aprovada que tu est falando, impediria, por exemplo, que 
a Scudrre Le Cocq se desenvolvesse tanto ao longo de 25 anos s6 no Espirito Santo, correto 

Se tivesse sido identificada e infiltrada antes, no estaria to imbricada no alto escal豆o do 

estado e da sociedade capixaba. Agora depois de 25 anos a organiza95o criminosa jd criou 
raizes, correto? 

ROOSEVELT - A isso vai ter que ser muito bem feito, porque, at6 o Programa de Prote車o a 
Testenwthas, tudo est muito cru, est comeando agora isso ai.i Ento, isso ai vai ser 

importante. Voce vai verificar, por exemplo, o Banco X, voc6 vai fazer uma percia, e a voce 
come9a olhar assim e voce ve "p6xa, quanta opera9do que os caras fizeram" e voce analisa 

aquelas opera96es financeiras, de mercado de capitais, e outras. Ai voc6 como perito identifica 
que 	珂contratasa apenas para cometer o crime, apenas para cometer o crime. Aquele 

gerente que saiu na capa da revista Isto E , na capa da revista Exame, como o grande 

empresario do mundo, grande banqueiro do ano, grande n5o sei o que l. L6gico que tem 

muitos profissionais, n豆o vamos generalizar. Mas voce verifica que aquele cara n5o era o 
gerenむ  no sentido striciti i'eiiso do banco, no era aquele c6u. Aquele cara que tern aquela 
visきo empresarial, que acerta no investimento, e consegue uma grande rentabilidade para a 

empresa, voce no ve aquela personalidade empresarial magnifica, n5o v6 o lucro que deu para 
a empresa, voc6 n豆o v6.6 Voc6 consegue constatar que a h nica percep車o dele 6 abrir as brechas 
daI亡i t wrrieter o crime. S que para voc identificar e provar isso 6 muito dificil, no も  um 
trabalho fcil. E eu falo isso como perito, que nえo 6 um trabalho fcil. Voce vai ter que ir atrs 
de informa9ao nえo s6 documental. Para voc6 provar vai ter que esfar ali no documento mas 
para voc6 saber a opera車o voc6 tem que ter a informa95o. Ento, se o Banco Central detectar 

que o niercado, um banco ou aquela empresa seja la o que for, est come9ando a ter algum 
tipo de opera9言o, avisa a Policia. Um banco, ou um plano de sade ou seja l o que for. A1 
voc6 vai ter legitimidade para voce colocar um profissional la dentro para que ele consiga 
obter o maximo de informa96es, porque se e uma organiza車o criminosa, o crime e cometido 
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por especialistas. A organiza車o criminosa 6 diferente da quadrilha de um bando, "ah, vamos 

routiaz 'g nha." A orgamza5o criminosa も  diferente, ela ta num estgio superioT. Esses 

crimes sao cometidos por profissionais das mais diversas a reas que pensam no crime, existe 

uma hierarquia existe tudo isso. E para voc6 desvendar todo esse trabalho da hierarquia de 

uma organiza9do, das atividades, da rotina de trabalho, das pessoas, voce tem que estar ali 

den -e. E voce vai ter que negociar o que? Negociar a pena de um membro daquela 

organiza頭o para que se possa qualificar a informa頭o, conseguir a prova e fazer o laudo de 

maneira correta. Voce consegue identificar todos os passos da opera95o financeira fraudulenta, 

voce consegue identificar, por exemplo, lavagem de dinheiro. Quem faz lavagem de dinheiro, 

quem駿i乙 l sso, ningumも  1 esta, quem faz i550弾 6especialista em mandar dinheiro para o 

exterior. Ento o cara manda, ai da conta do Jo豆o da Silva, jd vai para um bode nos Estados 

Unidos, passa por um monte de bode, e vai para outra empresa e pd ph pa pa. A lavagemd 

feita por etapas, e quando sai daqui muda tudo l fora. E ainda digo mais: ai a pessoa come9a a 

abrir errrpresas, procum加es e empresas, empresa que quebra, que quebra e que voc6 no v6 

s6cio de ningu6m, e a empresa que quebra n5o era s6cia de outra e que passa para outra 

empresa e o circuito gira. Ai voc6 ve um laranja la fora e o cara passa uma procura頭o para 

que quem movimente seja voc6.6 Ento, o trabalho 6 feito por gente especializada, ento se a 

Pobvai 1iLo iver especithsta em prova, pessoas tom qualifica5o suficiente para isto, no vai 

chegar a lugar nenhum. 

BRUNO - E nesse caso, o cargo nico e o concurso direcionado, viria a solucionar? 

ROOSEVELT~ Vou te dizer o seguinte. E por isso que a gente defende a Lei Org合nica, o 

cargo i nico, porque ela vai estar trazendo uma transforma9ao que hoje, o grande pontap 

iniciaJ .dess.e jogo de mudan9as foi a emenda do Superior para todos os policiais. Isto ajお1 

excelente, foi uma conquista, mas isso ai foi s6 o inicio de um jogo. Durante o jogo voc6 

precisa ter um padro de jogo mas tamb6m poder mudar o comportamento da equipe perante 

as adt i'cidades, voc6 pode substituir uma pessoa ou outra. Ento, come9ou o campeonato, s6 

que ainda n五o terminou, ento para ganhar, voce tem que fazer outras mudan9as 
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BRUNO - A conquista definitiva do nivel superior 6 de 1996,d a emenda do Superior, 

col丁ぜiD「1 

ROOSEVELT - A lei 6 9266 de 1996. 

BRUNO - Girando a entrevista, vou tocar num assunto interno. Uma coisa que me espantou6 

o gl2fa飼mobiliza5o e oiganiza5o interna d a PF, associativismo no caso: associa es por 

setor, sindicalizados, etc. Geralmente, no be-a-b自  da Ciencia Politica a gente aprende que 

quando tem muito associativismo 6 porque nesses casos tem muita defesa de interesses 

corporativos em jogo. Hoje o que a imprensa fala que o Departamento seria mais ou menos 

presa a corpora戸es internas e que para determinadas questes sequer se obedecem as 

hierarquias. Isso se d? 

ROOSEVELT - PAREI A verdade 6 a seguinte: uma entidade de classes,6 claro, ela tem que 

defender- os interesses daquilo que ela representa. Ento, quer dizer, o que o Departamento, 

exatamente por causa da iniciativa de sempre defender interesses pr6prios dos delegados, foi 

que cada um passou a querer defender o seu lado. Ento, uma das lutas que a gente gostaria de 

ver na transforma9豆o do cargo 6 , se tiver possibilidade de transformar para um nico cargo, 

umd定Is; nfeiesse de que句d os que participam d.essa Lei Orgnica 6 : vamos acabar com essa 

defesa de classe que existe. Porque todo o mundo est defendendo os seus interesses, ningu6m 

est defendendo o Departamento de Policia Federal . E ai a gente percebe, por exemplo, o 

atual Diretor era conselheiro da Associa9ao de Delegados e sempre foi aquela pessoa que 

senipr 叱fendeu apenas o delegado. 

BRUNO - Eu perguntei isso ao dr. Bolvar e ele declarou que n5o, mas a ADPF n豆o seria uma 

assccri戸a chave pros delegados hoje? 

ROOSEVELT - Com certeza. E ela tem acesso ao Diretor-Geral sem marcar horrio. O 

Diretar-- 釘記 recebe a ADPF quando ele quer, direto.“一 Olha, estou querendo falar com voc6, 

ento vai l自." Agora eu no, eu marco audincia e o cara cancela, vai marcar audi6ncia para a 
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a Associa えo dos Peritos, n豆o 6 assim n5o. A Associa95o dos Delegados marca quando quer, 

corn a gこrrite no 6 assim noー  

BRUNO - Dentro dessa superatribui9ao, nessa disputa interna o que a midia revelou, que no 

seI se 叱肥de e se o senhor pode responder, que haveriam setores inteiros 五nanciados pelos 

Estados Unidos? 

ROOSEVELT - Isso eu nきo sei, isso eu n5o tenho acesso. Normalmente isso ai, quem tem 

mais ifcrma9豆o 6 o pessoal que trabalha na d rea de entorpecentes, porque os acordos 

internacionais de combate ao uso de drogas e de preven頭o de drogas,6 que a s vezes tem esse 

acordo. Agora, eu realmente nao sei 

BRUNO - Tenho uma pergunta, que a baseada numa hip6tese e queria ver se ela na sua 

opiri し  Trlotede. A proptysta de voeお da Lei o博nica, ela gera urna contradi95o derith do 

6rg5o nesse processo. O pessoal que vem de uma tradi95o civil, de curso superior e de origem 

universitria, hoje estariam mais vinculados a atividade-fim da Policia do que os prprios 

policiais na ativa pelo regime anterior. Teria sentido isso para voc6s? 

ROOSEVELT - No, porque existe um outro motivo. E por que a gente defende essa Lei 

Org令 tza e o cargo nico? Porque todo o mundo est esquecendo que a atividade po1icia! ela 

uma especialidade, voc6 entendeu? E a gente precisa da experi6ncia da pessoa. Ento, essa6 

uma contradi頭o e eu digo assim porque nem todos os peritos s5o a favor do cargoh nico 

BRUNO - A entidade 6 a thvor? 

ROOSEVELT - A entidade est sendo a favor, ela 6 a fvor. Na Lei Organica n6s votamos a 

favat; esigmoS sendo a favor do cargo 丘  nico. Por que? Porque a gente percebeu que precisava 

a Policia mudar. E ai eu vou te dizer: o que a Policia precisa? A Policia precisa de um doutor 

em que a rea? Um doutor especializado naa rea de medicina legal. A gente precisa de um 

doutor especializado na nossa atividade-fim, nas provas das quais a gente fala, na h rea 

crirM?n, no doutor em qualquer outra rea. Mas a gente precisa aprender a vincular a 
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experi6ncia policial. A experiencia policial, ela 6 muito importante. E por isso que, atravds do 

cargo 'icthco, a gente trh mesclar as duas toisas. Entra assim, o seguinte: precisamos em 

especialistas em prova. Ento, a Policia Federal nao vai abrir concurso para qualquer forma 9ao 

superior. Porque vai ser um u nico cargo, ent5o n5o ter escrivao, papi e agente. Vai ter o que? 

Cargo de policial federal. Ai precisamos de 50 policiais federais na a rea de inform atica. Vai 

abrir COI?CUfSO para essa especialidade. Precisamos de policiais na d rea de farmdcia, de 

quimica e biologia. Ento abre a vaga para estes, o concurso vai ser especifico para quem6 

formado naquela a rea, com curso superior, porque na hora que entrar aqui dentro o cara vai 

trabalhar para investigar provas naquela forma9えo profissional dele. No adianta negar a 

neじeらミ sn e da exignca especializada para policial federal. Cnme da mfia chinesa: 'voc6 

grarnpeia o telefone do chins, se nao sabe chin6s, o que adianta, voce contratar algu6m que 

possa traduzir? Se voc6 for ver o FBI faz isso 

BRUNO - E o recrutamento tnico e cm dominio de idioma, correto? 

ROOSEVELT - Correto. Na triplice fronteira, cheio de a rabe, voc6 vai fazer o que? Vai 

con4ii?tc責 ’ cm int6rprete,砧g鵬rn para trathzir? N5o, voc6 precisa de policial federal que tenha 

aquela forma95o de linguas,, especializado naquilo ali. E hoje a Policia Federal nao tem. O que 

existe s5o abnegados que fazem curso por conta pr6pria, porque gostam e tem interesse, e que 

estudam aquilo ali. Agora, o que a Policia precisa 6 exatamente isso, de focalizar a forma95o 

profisskiial naquilo ali. E ao longo da carreira a pessoa vai se especializando, quer dizer, se 

ela ficar na a rea processual, por isso que eu digo, bacharel em direito 6 muito importante 

dentro da Policia, ele vai exercendo um cargo de delegado da mesma forma e o bacharel 

especializado em outras d reas, especializado em informdtica, em quimica, vai exercer 

ati lt‘さ金  e perlcia V助 existir a classe de perito. E ao final, para o cara chegar a 

Superintendente, a Diretor, ele vai ter que ter um grau de especializa車o profissional em 

gesto p丘blica, em administra9えo publica, coisa que no tem, n6. Porque o que a gente est 

querendo transformar 6 toda a Policia, para que a pessoa chegue ao cargo de Diretor-Geral, ela 

antes te話a no minimo mestrado em gesto pblica, que ela fa9a no mnimo mestrado, porque 

um Diretor-Geral nao d um delegado,6 um administrador. E ele precisa ter um conhecimento 

policial, mas na verdade 6 um cargo de administra頭o 
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BRUNO - Voc6s to propondo uma equivalencia com, aproximadamente, os cursos que 

exsvrr as For9as Aimadas, como pr-reqmsito para a promo車o a concluso de tnso 

espec ifico, como por exemplo, o de Estado-Maior? 

ROOSEVELT - Exatamente, e ai voce procura mesclar esse conhecimento cientifico do cara 

que m e para c com a experincia policial. Essa d a nossa dificuldade, para o caso da percia, 

porque para a pericia precisa de um int6rprete para a prova. Mesmo que o cara seja perito, ele 

vai demorar 10, 14 anos para chegar no cargo de perito e fazer laudo, ai ele vai perder a 

ciencia tecnologia, que vai mudando rapidamente, se eu no tiver um cara que esteja sempre 

0xlgとrIとr応Da pericia e 'i' estar defasado. Mas6 porque todo o mundo pensa que o modelo 

de investiga戸o vai ser igual o que est ai hoje e nao pode. Se implantar o cargo 丘  nico e a 

estrutura organizacional da Policia permanecer do jeito que est, o modelo de investiga9豆o da 

forma que est, ele n豆o vai dar certo. 

BRUNO - Quando vocs chegaram a proposta do cargo nico, qual foi a rea9豆o da midia, 

algu命？co占ru, teve rea 加direta? 

ROOSEVELT - No, por enquanto ningu6m deu muita bola, n5o. No houve destaque por 

parte da rndia, nem de mtha especializada. S6 em CONAPEF, eu ja participei de CONAPEF 

que a gente teve tal, vinha a midia naquele momento. O que a gente sabe6 que o Minist6rio da 

Justi9a est esperando, 6 que o ministro ja falou vrias vezes: quer transformar a policia num 

FBI. E o FBI, vai la ver qual 6 o perfil do policial la, como 6 a estrutura de investiga車o, tem 

que r ar tudo, enten&d' A carreira, ela no 6 preparada para atuar num dos maores 

servi9os que esto sendo feitos hoje. E s6 voltando a uma coisa que eu esqueci e que tem que 

complementar, quando teve o decreto que o Paulo Lacerda desvalorizou, desprestigiou a 

pericia, a gente nao entendeu pelo seguinte. Ele fez a politica, aquela antiga, que qualquer um 

faz. Que 6 o que? Criar delegacias. Exemplo, "- Vamos combater o crime do meio ambiente." 

Vamos criar delegacia do meio ambiente 

BRUNO - Aumentou o contingente? 
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ROOSEVELT - No, vai aumentar o contingente. A lei 10.682 deste ano aumentou a 

quaTt&rとe de vagas paia a ?olicia Federal. Mas ai ele pega e fala assim: "Vamos combatei os 

crimes contra o meio ambiente...", ai cria a Delegacia do Meio Ambiente. "Ah, est havendo 

muito crime contra o turista", vamos criar a Delegacia do Turismo. "Ah, est acontecendo 

muito crime organizado.", vamos criar a Delegacia do Crime Organizado. Mas eles esquecem 

que, 6 ,ivciso especializar o combate ao crime? E evidente que precisa. S6 que no pelo 

m6todo esse. Isso que ta ai virou o que? Virou mero distribuidor de protocolo de crime. 

Porque efetivamente a especializaao no tem esse espeihamento na percia. Voc6 quer criar 

uma Diretoria de Crime Organizado ento voce tem que fazer esse espelho para a pericia, ou 

seja, tt'var peritos aK.Ef etivamente criar a rea da percia, para trabalhar nos crimes 

organizados. Porque a prova 6 especializada. Voc6 quer combater crime do meio ambiente, 

voce precisa de peritos ai, criar essa estrutura na 自  rea de crimes ambientais. Mas porque ele 

no faz isso? Porque todo mundo vai ver que n5o 6 a delegacia,6 a pericia,6 a prova que ta 

ali. Ai criou Deelegacia de Combate a Crimes do Meio Ambiente. Que que o delegado sabe 

sobre dano ambiental? E o engenheiro agrnomo, engenheiro florestal, engenheiro ambiental. 

BRUNO - At6 para fazer o EJAIRIMA (obs. nosso: Estudo de Impacto Ambiental/Relatrio 

de Il rsa% Ambiental), tviieto? 

ROOSEVELT - Correto. O pessoal vai estar trabalhando, e tem pessoal que trabalha na 自  rea 

de rmw ambiente na PP. To dando um exemplo s6. Quer ver, na h rea de crimes de 

informtica: Delegacia de Crimes Cibem6ticos. Precisa disso? Com toda a sinceridade? Nえo. 

O que precisa 6 de um grupo que trabalhe com provas de crimes cibem6ticos, mas nao h esse 

espelhamento, no existe. Enquanto a gente n5o tiver gestores em todas as policias, no s6 na 

Pol'wa t ieral, com essa ' ・so macro do que阿a combater o crime, n6s no vamos a lugar 

nenhum. S6 pra voce ter uma id6ia, eu defendo o cargo 丘  nico e uma mudan9a radical na 

Policia porque eu acho que a Policia precisa mudar todo o seu conceito. Quando eu falo que6 

produtora de prova e n5o outra coisa 6 porque, eu vou te mostrar aqui: um 丘  nico artigo do 

processe penal que voc ii entender porque a Policia precisa mudar. Na revista nossa de 

nmero 13, tem um artigo meu, "Prova, Policia Percia". Ele, o policial, o perito, sabe que tem 

que ter provas suficientes para a condena戸o. Nao existem provas suficientes para a 
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condena95o. Se n5o existem provas suficientes para a condena車o, est absolvido. O que que 

s5oひえm's suficientes?も  ma coisa to abrangente, que o juiz diz“ー ah, s6 tem uma prova, s6 

tem duas, ento no 6 suficiente, est absolvido." Ento, o minimo que se requer da policia6 
que ela produza provas. N5o tem como desvincular a prova da percia, porque se eu disser que 

voc6 cometeu um crime voc6 entra com uma a車o de dano moral, dizendo no, n5o cometi 

Cad6 sua prova de que eu cometi o crime?Quando se fala hoje em dia em prova,6 prova 

pericial. A prova testemunhal ela pode auxiliar e ajudar na investiga頭o. Agora efetiva, o que 

todo mundo quer 6 a materialidade, certo? E no C6digo de Processo Penal est bem claro isso 

Ento voce abre a pagina da Associaao, a nossa pagina e ta la "A Pericia prova." 

BRUNO - Roosevelte, esta pergunta eu fiz para todos at6 agora, e fao agora para ti. Na 

m叔蝿 e ximo observador, a partir da sociedade, a gente percebe que a imagem com rela戸oa 

PF 6 bem superior que a das outras policias. Queria uma avalia車o tua de a que que se deve 

isso? 

ROOSEVELT - Na verdade eu acho que isso ai se deve ao que eu falei desde o inicio, por 

causa 亡し 'Metivo. Ao capiial humano da Policia, e at era por isso que eu estava falarulo da 

experi6ncia policial. O capital humano da Policia6 muito bom. As pessoas que comp6em o 

quadro na Policia Federal, elas se dedicam de corpo e alma. Ao seu trabalho, principalmente 

os agentes. Os peritos que trabalharam ao longo do tempo, voce via que eles tinham vrias 

deficirrcths de instrumenta戸o, mas o cam ththa criatividade e se dedicava para aquilo. A 

Policia Federal era o objetivo da pessoa, que dizia: Eu quero ser policial federal. A pessoa 

entrava aqui para se aposentar aqui na Policia. Isso tinha antigamente, e hoje ja n5o tem tanto 

assim. Ento a pessoa tinha orgulho, e tem na musica nossa, o orgulho de ser federal. Ento 

esse v宮 frio de ser fedei誠esse orgulho que tem na mhsica, de ser da Policia Federal, も  que 

diferencia. Isto est na mente, t dentro do cara. Principalmente do pessoal mais antigo. Isso ai 

6o que faz que a pessoa diga: "p6, eu quero ser policial federal." E isto veio sendo construido 

ao longo dos anos. Ento foi construido com quem? Com o capital humano, com a pessoa que 

tu ah,a ii? o agente que 匠 ali investigando. Voc v o policial, no tem previ誠o legal, de 

infiltra頭o, voc6 n5o v6 este tipo de previs5o legal, mas voce ve policial federal fazendo 

campana, largando a sua familia, ficando 2, 3 dias acompanhando bandido, escondido, 
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disfar9ado, s6 para pegar bandido. Ento isso ai se faz com muita vontade de ajudar a 

soじ1亡とと亡と島so eu, lh no Espinto Santo que tee na Superintendencia, eu pude ver isso mais de 

perto. A s vezes o perito lotado onde eu t agora nao tem muito contato, mas o perito na 

Superintend6ncia, por causa das opera96es, voc6 vai de vez em quando. E voc6 ve, 

exatamente, esta dedica車o. Dedica9do assim, com amor a camisa da Policia Federal. E por 

isso que a sociedade acredita tanto. Eu ndo sei se nas outras policias se o pessoal tem essa 

dedicz n ou no, mas eu. to falando da nossa. O que eu presencio desde que eu entrei aqui, to 

ha 7 anos na Policia,6 que todo o mundo tem orgulho de ser policial federal. E isso faz o 

diferencial da Policia. A vontade do pessoal trabalhar para investigar 6 muito grande 

BRUNO - Isso vem fomentado desde a Academia? 

ROOSEVELT - Olha, eu n豆o sei se antes, se quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Eu 

n5o s亡ise desde antes, no pr6prio contuiso a pessoa diz:'‘ ー Eu quero ser pohcial 

federal."Quando a pessoa j entra na Academia, todo mundo la ja ta super-empolgado e la o 

pessoal incentiva porque quem est dando aula incentiva porque gosta. N6s temos as nossas 

brigas aqui internas, essa confuso toda que voc ta vendo, mas todo o mundo ama a Policia 

Federni. Todo mundo adora a Policia Federal. O que a gente quer 6 modernizar,6 a estrutura 

que a gente quer mudar., por isso que a gente defende o cargo 立  nico. Porque a partir de um 

novo modelo de Policia onde todo mundo vai ter o mesmo cargo, nao vai ter diferen9a, a gente 

acredita que essa nossa uniao vai ficar mais forte ainda. E ai fica dificil para quem queira 

brigci wrrsco. Eu acre to na for9a da Policia Federal, porque hoje 6 aquele neg6cio, divide 

pr poder manipular. Se a gente conseguir unir, at6 pro pr6prio governo, isso ai pode ser uma 

amea9a pra ele. Ai atrav6s da unifica車o em um h nico cargo, onde todos vao estar unidos, isso 

ai pode ser efetivamente, um caminho. Voc6 v: "P6, na Policia Federal agora t todo mundo 

unido, 'i涼o tem mais aquela briga de delegado com perito com escrivo com agente com papi, 

todo mundo brigava antes e tava tudo bem n6." Agora n5o, todo mundo t unido, 6 um cargo 

s6, s6 tem uma entidade de classe, ai fica complicado pra muita gente. 

BRUNO - Tu diz ento, que a chance de haver impunidade diminuiria? 

ROく英逗NELT一Exatamente. 



29 

BRUNO - Ento, entrando no conflito de interesses, a autonomia policial jd nao interessaria a 

munagtitc, correto? 

ROOSEVELT - Eu nem digo que os outros n5o possam ter interesse, mas eu t falando o 

segwrte. Na verdade, se voc6 todos os servidores da PF numa mesma iddia, numa estrutura 

nica, esses conflitos em que a gente perde tempo, discutindo: "- Ah, os delegados to fazendo 

isso com a gente. E os agentes querem fazer isso." Essa perda de tempo, essas brigas, a id6ia6 

que elas vo diminuir. Elas diminuindo, o enfoque vai ser outro. Eu vou parar de focalizar o 

me ュ  crrpo pra defendes '. minha categoria, e vou defender o que? Meu grupo, que も  uma 

institui車o muito maior. E tamb6m, olha s6, quem mexer na Policia, e no prprio trabalho. 

Quer dizer, tirar o foco, porque na institui95o, vai ser menos cargo classista, ento vai ser mais 

gente trabalhando tamb6m. Porque hoje t todo mundo brigando um contra o outro, alguns vo 

sobmrfma ter de voltar a tzbalhar. Esta perda de tempo vai ser substituida pelo trabalho. Eu 

acredito que essa unifica車o ela vai fortalecer a institui9do, as entidades de classe e vai ser 

ben6fico para a sociedade, vai ter mais tempo pr gente se dedicar a combater a impunidade. 
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Entrevista com o delegado de policia federal, Diretor de Administra恒o e Logstica 

ALC1 MAR GOERSCBLING Policial ii momento da entrevistaの-G Paulo Lateytla, 

ministro da Justia Mrcio Thomaz Bastos) - 07/08/2003 

BRUNO - Dr. Alciomar, como de praxe, vou pedir um breve resumo da carreira, que eu sei 

que 6 2crrga, e depois eu vou entrar na entrevista mais politica em si 

ALCIOMAR - O Departamento de Policia Federal 6 um 6 rgdo de carreira instituido por lei e 

est pf-eisto na Constitw戸o Federal artigo l44. Ele est estruturado em cargos de delegados 

de policia federal, peritos criminais federais, agentes de policia federal, escriv5es de policia 

federal e papiloscopista policial federal. Esses sao os cargos do quadro da carreira policial 

federal. E n6s temos as estruturas dos 6 rg豆os centrais que esto aqui em Brasilia e os 6 rgえos 

de vifm!n2ados, as uca1s descentralizadas que so nas Superintendencias em cada estado 

da federa9豆o e as delegacias implantadas estrategicamente em certos lugares do pais num 

nmero de 78 atualmente hoje e 27 Superintendencias. E n6s temos aqui no edificio-sede onde 

est a Dire車o Geral, que 6 um Diretor-Geral auxiliado por 7 diretores que sdo as Diretorias. 

Tem a Diretoria Executh, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, Diretoria de 

Inteligncia Policial, Diretoria T6cnico-Cientifica, Diretoria de Administra頭o e Logistica 

Policial, Diretoria de Gesto de Pessoal e uma diretoria que se chama Corregedoria Geral de 

Policia Federal. Esses s5o os sete diretores que auxiliam o diretor geral na missえo do DPF 

BRUNO - Qual 6 o cargo que o senhor ocupa hoje? 

ALCIOMAR - Eu sou atualmente Diretor de Administra車o e Logistica Policial. E dentro 

dessas も・  etorias tem V nas Coordena9es Gerais e Coordena6es para facilitar o trabalho 

Para facilitar o trabalho, para otimizar, foi montada essa nova estrutura para viabilizar uma 

maneira mais eficiente, mais eficaz de cumprir as atividades da Policia Federal, as suas 

atribui96es constitucionais. 

BRUNO - O senhor entrou no Departamento quando? 
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ALCIOMAR - Eu entrei em 1980 como agente de policia federal. Em 1983 eu fiz concurso 

interi'rvl rin delegado de polcia federaい、a加oca era permitido concurso interno. A paiti da 

Constitui頭o de 1988 nao existe mais concurso interno, s6 concurso externo e ai eu passei a 

ser delegado. Estou ha 3 anos em Brasilia, trabalhando no edificio-sede, aqui junto, nos 

6rgaos, no escalao superior da Dire95o Geral. 

BRUNO ~ O que essencialmente modificou, eu sei que lendo a lei a gente tem acesso; mas na 

pr話」Raゆque mudou na ?th'dade profissional de vocs depois da Constitui95o de 198W? 

ALCIOMAR - O que realmente alterou e entendo que dificultou o trabalho da Policia Federal 

foi iae acabou a permisso do delegado dc policia federal expedir o mandado de bnsca e 

apreens5o. Antes da Constitui頭o de 1988 o delegado podia assinar o mandado e os policiais 

se dirigiam a algum local, pr6dio ou residencia, e ap6s o ler o mandado eles adentravam e 

apreendiam bens e objetos frutos de crime. Por exemplo, no nosso caso, entorpecentes, 

con lrth&血o, vestigios do todo e qualquer crime da competncia da Policia Federal. Ento, 

para fzer o levantamento das provas, os policiais, munidos desse mandado, eles tinham 

acesso a isso. Hoje, com a Constitui9o de 1988, n6s s6 podemos entrar em qualquer 

residencia com um mandado judicial, expedido por um juiz federal ou estadual, depende da 

coirnjca yr1de est a u dadc da Policia Federal. Munido desse mandado 6 que ns podemos 

adentrar numa habita9ao. Isso d自  um transtorno porque, o princpio da oportunidade n6s 

perdemos. Porque antes o policial que est thzendo uma investiga車o, est na campana, est na 

rua, est acompanhando, ele levanta o local, o dep6sito, a casa onde est guardado o produto 

do cthie, ele vinha diretamente ao delegado, o delegado imediatamente expedia o mandado, 

os policiais iam la e apreendiam com 100% de eficincia. Hoje n6s temos que, o policial se 

dirige ao delegado, o delegado precisa fazer um oficio circunstanciado, justificado, 

encaminhar ao juiz, o juiz vai mandar muitas vezes usar toda a burocracia, protocolar o 

do α！ rtMo, movimentai na distribui9o do fmm, at chegar ao juiz, e passa por muitas m.os 

esse documento. Ento muita gente vai estar sabendo onde a Policia vai bater, onde vai fazer 

uma busca, onde vai fazer uma diligencia. E tamb6m a demora, porque at chegar a mao do 

juiz, o juiz est em audincia, o juiz est despachando, o juiz est julgando algum outro 

assui? フ  e ns temos que aguardar ele concluir o seu trabalho para nos atender. Algumas 
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exce96es existem, tem juiz que nos atendem, interrompem uma audiencia para nos atender e 

dol i&pnt punho nos autonzam, no rosto do documento que o delegado expediu. Mas tem que 

ter um trabalho muito fechado, muito azeitado entre o juiz e o delegado para poder fazer isso 

ai.i Seno ele manda por caminhos normais para chegar at6 ele, e ai n6s perdemos o principio 

da oportunidade. Quando se vai fazer a busca o traficante ja fugiu, ou ja dispensou a droga, j 

SU?1ff' Xtii o contrabando, ou com qualquer outro tipo de produto do crime 

BRUNO - A gente ve mesmo como leigo, at6 por filme e leituras, por exemplo, que a policia 

amthcaia trabalha em conjunto com a Justi9a, isto em tese, n言o sei se funciona isso na 

prtica. Essa morosidade brasileira facilita o delito? 

ALCIOMAR - Com certeza. A dificuldade em ter mais agilidade em conseguir os mandados 

de iusc' os mandados do pris6es, isso acaba acarretando uma thifculdade para a Policia agir, 

embora a gente tenha todo e qualquer delito em flagrante, a policia pode ja prender. Mas para 

ingressar em habita5o geralmente tem que ter esse cuidado para evitar incorrer em abuso de 

autoridade. Porque se tem quase certeza que tem um produto de crime dentro de uma 

res rrtn e por infeliciade ior um policial 1 sem o mandado de busca, que6 flagrante, que6 

um crime permanente, por exemplo, t uma droga lh dentro e n6s no conseguirmos encontr- 

la, n6s estaremos cometendo um abuso de autoridade, invasえo de domicilio. Ento 6 por isso 

que sempre tem que se precaver em ir munido de mandado de busca. Agora, n6s, a Policia, ela 

faz o gm ntamento dos fatos, identifica os autores e indicia os autores, ouve testemunhas, faz 

os laudos periciais, relata o inqu6rito, encaminha a Justi9a; que por sua vez leva ao 

conhecimento do procurador, que faz a denuncia ou pede outras diligencias, ou pede o 

arquivamento daquele inqudrito. Ele fazendo a denuncia e o juiz aceitando, transforma-se em 

prots'c, da em diante um processo弾 fommnado, も  um processo judicial, que vai commem na 

Justi9a. E aquelas provas que foram trazidas para os autos laudo inquerito, elas tem que ser 

convalidadas. As testemunhas vo ser reinquiridas, exceto o laudo, porque ndo precisa ser 

feito novo laudo, ele tem validade, porque ele 6 totalmente. Porque o inquerito 6 uma pe9a 

infcymithm, como dizem os juristas, mas na verdade, ele 6 a prova, a base da denncia do 

procurador, 6 a base do processo. Sem o inqu6rito ndo tem as pe9as levantadas, n5o tem os 
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elementos subjetivos e objetivos do crime. Ento n6s, atrav6s do inqu6rito, n6s montamos 

toos vs ea1hes, quando, tomo, onde e pot quem cometido esse crime 

BRUNO - Entrando nesse tema que seria uma polemica atual, ento o senhor seria a favor da 

ma c1立瞬o do inquritぷ  

ALCIOMAR - Sim, a manuten車o do inqu6rito6 primordial. Sem o inqu6rito n6s vamos dar 

mais rrargem para o bandido atuar livremente. Porque hoje, com o inqurito, ele vai ter que 

vir na policia, ele vai ser identificado criminalmente, n6s vamos ficar com todos os dados dele 

no pronturio criminal, que fica no Instituto Nacional de Identifica9ao aqui em Brasilia, 

centralizado. Conforme o caso as impress6es digitais vo ser coletadas tambdm, qualquer 

dIV arn identidade d&e ou se ele no ti'vet identidade n6s vamos coletar, embora ele jh terha 

dito que tenha sido identificado civilmente. Porque a partir da Constitui9豆o de 1988 tamb6m 

todo aquele que tem identidade, que foi identificado civilmente, n5o 6 mais como se dizia 

antigamente, "tocar piano". Porque antes, at 1988 todo o cidadao que fosse indiciado em 

inqut?to, ele tinha que coletar as impress6es digitais dos lo dedos, isso vinha tamb6m para o 

pronturio. Hoje a Policia Federal est adquirindo um sistema de identifica車o criminal, com o 

sistema novo todos os prontu自rios, onde todas as impress6es datilosc6picas sero jogados para 

dentro do sistema e ele vai depois processar milh6es de algoritmos e vai dizer quem 6 quem 

Se 'i'is 'j危 armos num kソcal de crime, um fragmento, uma impres騒o digital, ns 'gamos 

recolher, 1 jogar para dentro do sistema, ele vai processar e ele vai dizer se a pessoa ja foi 

indiciada na Policia Federal ou no. Ou, depois, quando estiver tudo interligado na Policia 

Civil, pela Secretaria de Seguran9a Publica, ele vai dizer que aquele fragmento, aquela 

impresso digital6 de tal pessoa 瓦ai n6s temos condi96es de com certeza afirmar. Hoje isso 

6feito manualmente, a olho, com lupa, a pessoa vai fazer a classifica頭o, pois cada dedo tem 

um tipo de impress五o, pela impress6es, pelo sistema de classifica9ao. Ento tem uma 

classifica戸o e em cima daquela classifica車o ele vai ser arquivado. Mas ai a pessoa tem que 

ma 2liri己rite, quando st pega um susperto se colhem as impress6es eles v5o classiftar, 

depois vo nos fichrios fazer manualmente, e isso 6 muito demorado e at6 passvel de erro, s 

vezes. 
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BRUNO - Deixa eu retomar a uma coisa da Constitui戸o de 1988 que 6 a manuten95o das 

froritins.Elll rela95oa o tontrole das fronteiras, o Departamento, ou mesmo o senhor も  a 

favor da cria叫o de uma Guarda Fardada dentro do Departamento. Ou de um 6 rgao novo, 

como o senhor ve essa proposta? 

ALCIOMAR - N6s tivemos, inclusive foi antes, no final do governo Fernando Henrique 

Cardccc, rths propusemos, a Policia Federal props a cria9豆o de urna Policia Fardada. Ento, 

um segmento fardado da Policia Federal, nem era fardado, era uniformizado, 6 um segmento 

uniformizado da Policia Federal. Seria um concurso com o nvel m6dio de escolaridade, que 

hoje para ingresso na Policia Federal, todos eles tem de ter nvel superior. Para agente, o 

esc丁wをし,'p!api1oscopista q'ie も  um nvel intermedirio dentro da Policia Federal, ele tern que 

ter nivel superior, eles exigiram ter 30 grau completo. E para esse segmento fardado teria que 

ter apenas o 2。  grau. Ento n6s teriamos um pessoal a mais para trabalhar direto, inclusive 

sendo subordinado at6 ao agente. Que podendo, ele seria um coordenador da opera95o no local 

onde ectaria. E n6s teramos uma equipe muito maior e uniformizada, se identificaria os 

policiais nas fronteiras, nos portos, nos aeroportos, e seria um trabalho at mais bra9al 

praticado por esse servidor 

BRUNO - Essa Guarda seria subordinada ao Departamento? 

ALCIOMAR - Sim. No seria Guarda. Quando esta exposi車o de motivos foi para o ministro 

e o tmmstro mandou para o Congresso 6 que eles trocaram, botaram なuarda fardada". Foi 

aprovada essa Medida Provis6ria n丘mero 51 no ano passado e depois foi rejeitada pelo novo 

governo, foi arquivada essa Medida Provis6ria, essa Medida acabou. Ai que foram criados 

agora os cargos de administrativos, que foi permitido a contrata頭o por concurso de 1.500 
t6cr立し発乃乞 ministrativos lt nvel mdio e v徴 ler tamb6m nvel superior. Isso para ser um 

quadro auxiliar da Policia Federal para auxiliar nos trabalhos. 

BRUNO - Uma pergunta sobre a fronteira e interven頭o federal. O senhor e/ou o 

Departatento, n5o sei como o senhor responderia. O画etivo meu sena a opinio pessoal, 
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mas vale a do Departamento. A proposta anterior do general Cardoso, de criar para uma 

Gua a'ationa1, qualも  a plsl95o do Departamento? 

ALCIOMAR - E, a Guarda Nacional, ai eu no tenho nada o que opinar, isso ai ja 6 uma 

questo d e governo, a Guarda Nacional. Agora, o que eu falo 6 a questo do segmento fardado 

da Poic.i.a Federal, que eles colocaram depois "guarda fardada", mas n言o6 isso ai. Seria um 

segmento fardado, de policiais federais, da Policia Federal s6 que um segmento fardado. Para 

cuidar das fronteiras, portos e aeroportos, ficando melhor identificados e inclusive podendo ter 

um tr&&aiho mais bra9al, mais direto, podendo fazer inspedo em bagagem, inspe o em 

veiculos, subir em caminhきo, olhar nas fronteiras o que 6 que ta tendo. Ento seria esse 

pessoal para atender. Mas infelizmente n5o foi avante isso ai. Saiu como medida provis6ria e 

depois com o novo governo mandou arquivar isso ai. Agora, a Guarda Nacional 6 um vai-e- 

vera. 見ら！  e's comentrios, essas sugest6es de criar e no criar. Isso ai te que ser murto bem 

pensado porque isso ai seria uma fora, eu entendo que quase que meio paralela da Policia 

Federal. A Policia Federal ja 6 nacional, ela atua em qualquer parte do Brasil. E uma Guarda 

Nacional s6 seria um segmento fardado tambdm. Ento eu acho que se deveria dar mais 

conth es para a Policia Federal, aumentar substancialmente o efetivo da Policia Federal, que 

n6s atenderamos a s atribuiゆes que esto na Constitui95o, que competema Policia Federal 

sem problemas 

BRUNO - Por exemplo, numa interven車o federal como a do Espirito Santo que n5o houve, 

cabvin 'D l)epartamento tamb6m fazer uma ocupa5o ostensiva do estado, ja que todo o 

comando da PM de la estava sob suspeita? 

ALCIOMAR - Se o governo federal... .foi feito um convenio la, inclusive. A Policia Federal 

est a&eat?do ld, inclusive fazendo um traba賑o que at 6 da competncia da policia estadual 

por for9a de um conv6nio entre o governador e o ministro da Justi9a. Agora, l no Rio de 

Janeiro no,6 , no Rio de Janeiro6 atua車o h nica e exciusivamente da Policia Federal 

diretamente trabalhando nas suas atribui戸es, ela n5o vai fazer nenhuma atividade que seja da 

cor4尺絞lrta da policia esiaiu誠 tanto a mthtam quanto a civil. N6s estamos l fazendo o que 

da competncia da Policia Federal, o que est na Constitui頭o: combater o crime organizado, 
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combater o trfico de entorpecentes, combater o contrabando, combater a sonega9五o fiscal, 

cm血I琶肥ia lavagem de &iheiro, o trfico de armas. Isso 6 o que est会  sendo feito no Ro de 

Janeiro, por isso nao precisa conv6nio nem nada. N6s estamos dentro de nossa atribui頭o. J la 
no Espirito Santo nao houve uma interven車o, que foi pedida mas nきo houve, houve um 

convnio. E a Policia Federal foi la auxiliar o estado a combater o crime organizado. Inclusive 

fazef心フ opera96es, que teve脱,que era tudo competncia da policia estadual. Por esse motivo 

foi feito um convnio. 

BRUNO - Doutor o que chega para n6s como leigo, atrav6s da midia mesmo 6 que a PF teria 

uni rth& de enfrentamento maior com o crime organizado. Ou seja, quase que a PF enfrentaria 

mesmo o crime organizado e as policias estaduais enfrentariam quadrilhas e bandos. Para 

enfrentar uma organiza車o criminosa hoje no pais a gente normalmente esbarra em lavagem 

de dinheiro, correto? Isso eu acho que 6 quase inevitvel. Daria para colocar que parte da elite 

fina vm do pais, parte da elite empresarial do pais, estaria envolvida com esse tipo de 

atividade, seria parte sob suspeita? 

ALCIOMAR - Olha, eu n五o posso dizer isso ai, eu nえo tenho elementos para te afirmar isso 

ai.i Agc貧, a lavagem de dinheiro, a sonega戸o fiscal e a evas言o de divisa s圧o grandes. Isso est 

provado que nos ltimos levantamentos, inclusive o caso do Banestado 6 uma prova, mais de 

30 bilh6es de reais que sairam dos cofres do Brasil via l inclusive Foz do Igua9u. Mas o que 

acontece 6 que o crime s6 cresce porque existe um expressivo abastecimento de recursos 

Ent 亀了Iお temos como exemplo a aquisi瞬o de armamento pesado pelas quadrilhas, porque 

eles t6m recursos, eles contrabandeiam armas, porque eles tm maneira de adquirir isso 

facilmente, de trazer, transportar. E, da onde que vem este dinheiro? Do roubo de cargas, que 

agora a Policia Federal criou uma Delegacia Especializada em Combates aos Crimes 

Patrinicmais. Ento, ro誠ル de carga interestadual praticada por quadrilha ou bando 6 tambm 

de competencia da Policia Federal. Ento, o que acontece, atrav6s desses crimes 6 que eles 

abastecem com recursos, porque hoje todas as empresas tem seguro das cargas, dos 

caminh6es. Ento dificilmente 6 divulgado,6 combatido com mais eficiencia, mais eficcia 

esse 'ivdIし.Iし  Porque muitos nem v5o na policia se queixar, v5o la pedir e apelar para destobrir 

Eles s6 fazem o registro para fins de receber o seguro. O seguro 6 nas nuvens o valor do 
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seguro, porque as seguradoras est豆o pagando fortunas em seguro devido a grandes roubos 

Caiga 亡と  medicaments, targa de matenal de informatica. Isso ai depois os assa!itantes 

conseguem repassar isso ai para grandes redes o furto, o roubo, esse produto do crime. Ento, 

o que acontece? Isso produz recurso, produz dinheiro,6 uma forma de financiamento ao 

crime. As quadrilhas querem parar de assaltar banco, mas to roubando carga. Ento, at 

dimn?w o n丘mero de assaltos a bancos, h可e 6 o crime de ti証co de drogas, que est muito 

grande, e a sonega車o fiscal. Ento agora come9ou a aparecer a ponta do iceberg, em muitos 

casos ai a Policia Federal desvendou, levantou, de evasえo de divisa, de lavagem de dinheiro. 

BRUNO - Um exemplo poderia ser Banestado? 

ALCIOMAR - Um 6 o Banestado. Come9ou tudo com aquele famoso esquema PC, n6, 

naq lie曲f?egcio 6 que comeou a aparecer. E く nde a Policia Federal comeou a se esmlmar・  

BRUNO - O titular do inqu6rito foi o atual D-G n6, o delegado Paulo Lacerda? 

ALCIOMAR - E , ele foi que come9ou, quando deu inicio a uma Divis豆o de Combate ao 

Crime Organizado e kqu6ritos Especiais, antiga DEC01. E ele foi o precursor, foi o que 

cheioJ.i essa Divl露o, e foi o que presidiu o inqu6rito PC. Depois foram vhrios outros 

inqu6ritos desmembrados daquele ali 

BRUNO - Mas a pergunta que eu lhe fa9o como leigo 6 .6 Se voc6s apuram, chegam to perto e 

por q亡蛤maica prende ou quase nunca pega? 

ALCIOMAR - Olha, o que acontece, geralmente o crime do colarinho branco 6 praticado por 

quem tei? dinheiro. O pessoal que est sonegando, tem dinheiro. Tendo dinheiro, entra em 

todas as brechas da lei, em todos os recursos que a lei permite ele entra. Ele contrata as 

melhores bancas de advogados, eles impetram tudo o que 6 recurso, agravo de tudo o que6 

maneira e que at ser definitivamente combinado ou absolvido, demanda muito tempo. Por 

exe与TiflIし  ,了・o caso do Lala・  obs. nossa, juiz do TRT de S5o Paulo, Nicolau dos Santos Neves) 

foram muitas idas e vindas e agora est em liberdade, em pris豆o domiciliar, praticamente em 
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liberdade. Ta em pris5o domiciliar, est em casa. Ento s5o idas e vindas porque tem como 

entiai win iecurso, tem tomo pagar advogado e o advogado realmente vai procurar na lei tudo 

o que 6 maneira de poder defender seu cliente. Jd uma pessoa, um pobre que nao tem recurso, 

no tem como contratar um advogado ou contrata um advogado, que est come9ando em 

carreira ou que ndo 6 expressivo no meio jurdico, at6 isso pesa. Se pega um advogado de 

renciirc, rsso pesa, quando a Justi9a vai julgar, porque o cara tem cacife, o cara tem defendido 

grandes empres自rios, grandes pessoas e que t6m a s vezes teses que ele defende que tem 

inclusive jurisprudencia afirmada, s vezes em cima. Ento ele consegue fazer a sua tese. 

BRUNO - O que eu lhe pergunto 6 quase no senso de justi9a. Vou lhe dar um exemplo, eu n5o 

sou seと  ?milia, estou 'vindo aqui pela segunda vez. Confesso que tomei um susto, porque 

caminhando pelas ruas, de cada trs obras uma pertence ao Grupo Paulo Otvio outra do 

Grupo OK. Dois alvos de CPI e indiciados e investigados pela Policia Federal. D5o da uma 

sensa95o de impunidade? 

ALCIOMAR - Sao grandes empresdrios, com poder financeiro grande, com influ6ncia na 

COtflCii?i\ 誠le. Agora, existem realmente apura96es, e a Policia Federal faz sua parte, faz o 

inqu6rito, foram feitos inqu6ritos, que foi feito desses empresrios e foi para a Justi9a. At6 o 

ex-senador Luis Estevo que 6 do Grupo O K ja foi preso pela Policia Federal. Mas6 o 

Judiciario que, tambdm eles n豆o to fazendo nada arbitrrio. Eles usam e tm que cumprir a lei 

tam'krr.E nto, se os adwgados impetram mandato de segurana, impetram habeas corpus, 

recursos, agravos, tudo o que existe na lei que permite, eles esto tomando todos os rem6dios 

jurdicos. Ento, obviamente que a Justi9a tem que ser pautada pela lei, no pode fugir da lei 

Ento, obviamente que da a sensa車o de impunidade, e a morosidade com que se chega o 

proce'c. Por isso que dd a sensa車o de impunidade, porque leva tanto tempo para depois ser 

condenado anos e anos depois, o cara jd est com mais de 70 anos de idade, tem privil6gios, 

ou morreu. O que aconteceu? O cara n5o foi punido, como foi o caso do PC. O PC no chegou 

a ser preso, ficou s6 um pequeno perodo como preventiva, mas condenado, pena ele no 

cul町mムフ t isso da uma sensa5o de impunidade o Lalau mesmo, ele ficou um tempo de 

agora ja est com uma prisao domiciliar. Quanto tempo ficou ai dando entrevista e passeando, 
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e carres, e apartamentos, e a Justi9a quanto tempo levou para conseguir chegar depois no 

finY1 iko 'pittesso, no習  

BRUNO - Citando o caso do juiz Nicolau, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Era phblico 

e notriio que ele havia sido nos anos '70 um dos financiadores da OBAN, da Opem戸o 

Bandeirantes em S5o Paulo. Esse circulo de influencia desse tipo de gente n五o esbarra em 

outra comunidade de inteligencia que ainda est atuando? Vou lhe dar um exemplo num6rico 

que n6s como leigos, temos. L na ABIN, 2000 efetivos continuam e que foram do antigo 

Ser 奪心,血t6 ? E e foram *tas apenas &! vagas para concursos de釦ra ap6s a demomtia 

apenas. Isto no esbarra em outro tipo de comunidade de inteligencia que seria concorrente ou 

disputa o mesmo espa9o? 

ALCIOMAR - No porque a ABIN 6 uma ag6ncia de intelig6ncia do governo federal, ele 

abaste ビ  o presidente da Repdblica com informa96es de interesse do presidente da Rep 尻rca 

Conforme o governo, muda o tipo de interesse das informa96es que ele precisa, que ele quer, 

que ele necessita. Ele tem que estar sendo informado do que est acontecendo para ele tomar 

medidas que antecedam algum caos ou algum problema. Ele tem que saber de todas asa reas, e 

eles るをし  cnalistas expen%Tites, que trabalham h anos no Servio Nacional de Informa もes, 

antigo SN, depois na SAE e hoje na ABIN. E foi feito concurso para repor alguns quadros, 

realmente eles alegam que tem defasagem, mas eles atendem exciusivamente a Presid6ncia da 

Rep自blica. Ento sobre toda e qualquer atividade do pais eles tem que estar inteirados, tem 

que ecr- acompanhando e informando em tempo hdbil a Presidencia da Rep丘blica e o 

Gabinete de Seguran9a Institucional, n6, Eles tm que estar abastecendo de informa96es. J a 

Policia, por exemplo, n6s temos nosso servi9o de inteligencia mas ele est voltado para o 

crime, para a corrup頭o, para o desvio de conduta 

BRUNO - Essa pergunta que eu lhe f9o, n豆o esbarraria num jogo de interesses de gente que 

ocupe 瑠収6es de poder h可e fIrndamentais? 

ALCIOMAR - Eu acho que n豆o porque as institui96es elas n5o podem ser partidhrias, elas no 

頭o deじ  r-es partidarias, e nem por governo. Ela d um 6 rg5o de Estado,6 uma unidade, 6 unia 
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institui車o do Estado. A Policia Federal ela esta acima, trocou um partido, trocou o governo, 

ela tortcrnca fazendo sec sem'i9o independente, antes era o Fernando Henrique hoje も  o Lula. 

Antes era o PSDB agora 6 o PT. Nao importa, a Policia Federal est acima disso ai, a Policia 

Federal foi instituida para proteger a sociedade, para combater o crime. Ento,6 isso que ela 

faz. Ela est atrs do crime, do criminoso, n5o 6 policia do governo, ela n5o 6 uma policia do 

Presiderr& da Rep丘blica. Ns estamos a servi9o do presidente, n6s estamos a servi9o da 

sociedade, do pais, do Estado, na鱗o brasileira. 

BRUNO - Uma pergunta mais de ordem t6cnica: hoje para dar resposta a tecnifica頭o do 

crime erganizado como く rgamza頭o criminosa,que tem hierarquに,que fiinciona Cく万11く,uma 

empresa,, por vezes como uma transnacional, o que o senhor como tcnico orientaria, qual 

seria a primeira medida para apurar e dar esse combate ao crime organizado? 

ALCIOMAR - E o trabalho de inteligencia que est sendo feito,6 isso ai,6 um trabalho de 

inteligncia. Nえo adianta chegar, ningu6m tem bola de cristal para chegar no lugar e saber 

quem 6 criminoso e quem n豆o 6 criminoso, se tem quadrilha, se nらo tem quadrilha e quem so 

os componentes da quadrilha, n5o se tem isso ai. E atrav6s de um trabalho de inteligencia que 

demanda tempo e recurso. E isso realmente demanda muito recurso e muito tempo. No6 do 

dia para a noite que se ii conseguir levantar toda uma quadrilha. E que ndo adianta tambm 

come9ar a pegar alguns dados e come9ar a estourar, porque tamb6m ndo vai adiantar nada, tu 

no vai conseguir desmantelar a quadrilha. Tu tem que aprender a apreender o produto do 

crime e prender os criminosos. No adianta s6 prender alguns, no adianta, tem que quebrar 

eles量m re丁amente tambm. 

BRUNO - E quando o produto 6 uma moeda virtual, que 6 a moeda digitalizada. No caso da 

moeda ・  -tual, que 6 uma moeda vinculada d lavagem de dinheiro, implicaria, por exemplo, 

em praticar intelig6ncia financeira? 

ALCIOMAR - Tamb6m, ai tem o COAF, que 6 um 6 rgo do governo, pertencente ao 

Minis古 ro da Fazenda, que faz todo uni levantamento de crimes de lavagem de dinheiro. Se 

eles suspeitam de crime de lavagem de dinheiro, de evas5o de divisa, eles acompanham, ento, 
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eles ja recebem todos os dados sigilosos do Banco Central e, sendo acima de determinado 

vaしi,Qrs examinam, 'aumpanham. 1nclsNe depois o governo pode repatriar Tevc1sos, 

valores, como no caso da Georgina, al6m de outros tantos ai. Que o governo depois,6 certo 

que 6 uma burocracia, mas o governo tem tentado trazer e tem trazido alguma coisa de volta 

ao pals. 

BRUNO - Quando o senhor colocou sobre a questo do principio de oportunidade. H alguma 

obriga o legal para, por exemplo, fazer uma irthltra95o numa empresa suspeita h可e? 

ALCIOMAR - Ainda no. Eu nao saberia te dizer exatamente. Foi pedido, numa ocasi豆o, 

atra ts 漬ヲ um decreto que teve mas foi vetado na 6 poca pelo Fernando Henrique Cardoso, 

infiltra9ao de policiais em quadrilha. Me parece.. .como eu nえo sou dessa a rea, a minha no6 

de crime, a minha 6 de moderniza車o, planejamento, essa outra parte vinculada a logistica, 

ent豆o eu no saberia te dizer como est isso ai, se jd foi ou nao, mas me parece que jd estava 

sen し  prthtida a infiltia らo, mas me parece, teria que levantar essa informa5o com a rea 

policial mesmo, com a a rea operacional, que poderia te dizer at6 a questo da parte do crime 

organizado nosso. Essa do crime organizado 6 uma nova Diretoria foi criada, Diretoria de 

Combate ao Crime Organizado, onde n6s temos 3 Divis6es: uma de Repress豆o aos Crimes 

Finatic、3tros, uma de Represso aos Crimes Patrimoniais e uma de Repress豆o ao Tn fico Ilfcito 

de Armas, especificamente para agir em todo o Brasil nesse focal, nesses pontos 

BRUNO - Nesse sentido, eu como leigo, eu para formular esta pergunta eu serei obrigado a 

fazi亡“2is. 45o haveria a 'Tiefcessidade de ter mais adido policial l fora, como especificamente 

em Miami e no Paraguai, al6m de outras rotas? 

ALCIOMAR - Com certeza. N6s estamos trabalhando para criar novas adidncias; inclusive 

urna cr Uruguai, uma nos Estados Unidos, uma na Fran9a, uma em Portugal, nえo lembro a 

outra, sえo 5 adidancias j自  bem adiantas para serem criadas o todo... Isso nos da realmente uma 

troca de informa96es, agiliza a troca, eles auxiliam os embaixadores l no pais, os nossos 

adidos, e facilitam o intercmbio de informa96es junto as adidncias policiais dos outros 

p話ses,もspecialmente onde ekes esto ali cretha&s. Ento isso facilita muito 
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BRUNO - H conv6nio hoje com a Itlia, com a policia anti-mfia italiana, e especificamente 

nas下&ittctas anti-rnhfia 心a Iぬ五加  

ALCIOMAR - Existe troca de informa96es com todas as policias atrav6s da Interpol, que esta 

em 262 pases, mas existe tamb6m aquele o intercmbio ld dos juizes, que v6m dar palestras 

palestras para os juIzes brasileiros.. Inclusive aquele juiz que morreu, o Falconi, tem at6 um 

Instituto Falconi n6, que foi criado. Ento eles at vieram no Brasil, deram palestra, de como 

combater a mfia, como eles fizeram para combater a mfia italiana, foi um trabalho chamado 

Mらvs !iirrripas, n6... 

BRUNO - Dr., eu queria entrar no u ltimo ponto da entrevista, que 6 a discuss5o de modelo. 

QlI留起おo ministro Mrco Thomaz Bastos declara, diz que gostaria ver a PP como quem v o 

FBI, eu entendo que ai se cai na discuss豆o da Lei Organica. Na proposta da Lei Organica, o 

senhor e/ou o Departamento, sえo a favor do cargo nico hoje? 

ALCIOMAR - Olha, eu n5o vou entrar nesse m6rito, porque 6 o seguinte: foi feito um 

tra\ ir, poi uma comisso, uma comisso mstituida com representantes das entidades de 

classe, com representantes de todas as categorias, delegados, peritos, agentes, escriv5o, 

papiloscopistas. Todos estiveram presentes, tiveram acento, e fizeram o trabalho a quatro 

mdos e apresentaram para o Diretor, e o Diretor que mandou para o Ministrio. Est l, isso 

vai para o Congresso, devem sofrer feitas algumas altera96es, algumas discusses, 

aperfei9oamentos e eu entendo que como est estruturada a Policia Federal, est funcionando 

bem, porque n6s estamos calcados em cima da hierarquia e da disciplina. N6s temos hoje as 

nossas classes, os nossos cargos esto estruturados, e isto jd vem hd muitos anos assim, desde 

o11、妃踊 Eisso, eu eitedo que n6s precisamos de uma Lei Orgnica paraおrtlece ainda 

mais a institui9ao, para ficar mais forte, indestrutivel e seguir a sua carreira mesmo. E quanto 良  
declara9きo do ministro, que ele realmente queria deixar no padro do FBI, que ele cita. Mas, a 

Policia Federal, quando foi instituida da tamb6m, ela foi estruturada em 1964, ela foi dentro 

dos pad層es das policias do Canadえ da Inglaterra e dos Estados Unidos. Houve esse apanhado 

do que tinha e foi estruturado mais ou menos dentro do que estas polcias tem. S6 que a 
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da imigra95o 6 dentro da Policia Federal, enquanto nos Estados Unidosd separado. N6s temos 

am &rigiva dentro da ?o1iicia Federal, ns temos a Interpol dentro da Policia Feder誠 n6s 

temos a entorpecentes dentro da Polcia Federal, os crimes financeiros dentro da Polcia 

Federal, os crimes de contrabando dentro da Policia Federal, os crimes ambientais dentro da 

Policia Federal, os crimes previdencirios. Todo tipos de crime, todo tipo de combate, de 

ativid&.es ilicitas e outras atividades de tipo administrativa, como seguran9a privada, que 

controla todas as empresas de vigilancia, de transporte de valores, as agencias bancarias que 

tem os planos de seguran9a tudo 6 controlado pela Policia Federal. No Brasil 6 tudo uma 

policia s6.6 Ento 6 uma gama de atribui車o muito grande na Policia Federal, tudo dentro de 

um ァ?citamento. Ento も  muito pequeno o nosso efetivo para dar conta disso 誠 e assim 

mesmo a gente consegue fazer um bom trabalho. 

BRUNO - Entrando nesse m6rito, seria um dos h ltimo. A gente como observador de fora do 

meio, r fla rtir da 6 tica da sociedade, para a maioria dos casos se v uma a PF como uma 

exclusきo no meio policial brasileiro, ou seja, a compara頭o n5o existe. A que o senhor atribui 

isso? 

ALCIOMAR - Eu atribuo essa grande visibilidade, esse grande dep6sito de confian9a da 

soc と!記‘と \rasileira faz na Polcia Federal de' ido ら  sua estrutura em cima da hierarqtua e da 

disciplina. E da sua determina9ao em no compactuar com desvio de conduta. A Policia 

Federal quando descobre, como foi, to te dando um exemplo de ontem, foram 11 policiais 

federais, ela corta na came, ela corta na prpria carne. Ela prende o cidad5o, ela instaura um 

processo disciplinar, ela prop6e a demisso porque s6 quem demite6 o presidente da 

Rep丘blica, ela faz tudo para apurar o crime dando inclusive todas as garantias de defesa desses 

maus policiais, que assim permite a nossa Constitui夢o e as nossas leis. Como tamb6m n6s 

fizemos no inicio desse ano a Opera頭o Sucuri la em Foz do Igua9u, quando se prendeu trs 

pohvnis iodovihrios, qat10 tcnicos da Receita Federal e 23 policiais federais, que 

trabalhavam na ponte. Todos foram presos, em flagrante, todos estao sendo processados e 

inclusive a parte disciplinar est sendo realizada. E no 6 s6 ai, n6s jh prendemos delegados da 

Policia Federal, peritos, agentes, escrivaes, n5o 6 s6 o policial de nvel intermedirio, ou o que 

est nr rrta n言o,6 qualquer um. N6s tivemos casos, muitos casos de apurar e que vein sendo 
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apurados, n6s temos uma Corregedoria Geral muito forte e em cada Superintend6ncia tem uma 

Cor g trna Estadual.E'rもs temos ainda o nosso servi9o de mtelig6ncia que trabalha em 

cima dos crimes, mas tamb6m dos desvios de conduta, que ela acompanha, ela sabe. Ento 

isso ai dh um poder de acompanhar pari passo as atividades policiais. Ento n6s podemos 

prender,5s somos pagos pelo Estado para defender o Estado, somos pagos pela sociedade para 

dar ari'i'a' sociedade justa e sadia. Ns no podemos permitir que pessoas, porque estejam 

escudados numa carteira e numa arma estejam atrs da trincheira cometendo crimes. Ento n6s 

temos que expulsar, que expurgar esses elementos realmente, no podemos permitir. Por isso 

que a credibilidade da sociedade depositada na Policia Federal 6 grande. E n6s temos a cada 

dia,も ltthnstro da Justia tolocando a Policia Federal a disposi夢o para trabalhar, ontem por 

exemplo colocou a Policia Federal para ajudar a descobrir o assassino do diretor, os autores 

do assassinato do diretor de Bangu 3, que foi morto ontem. Isso nao 6 competencia da Policia 

Federal, 6 um crime comum da competencia da policia estadual, mas a Policia Federal colocou 

seu tr-a&rtho a disposi戸O. NS estamos em opera頭o em todos os lugares do Brasil, n6s temos 

opera頭o em Pernambuco, Opera9ao Vassourinha, foi chamada, em que fizemos pris6es de 

policiais nossos tamb6m la.a Fizemos opera頭o no Espirito Santo, combate ao crime 

organizado; opera車o no Rio de Janeiro, contra o crime organizado, opera頭o gnlagem aqui 

em Pr&Ma, tem at6 um parlamentar, um deputado distrital preso e oito outras pessoas, 

inclusive um policial civil tamb6m. Ento, sao opera96es que so feitas com crit6rios, 

levantamentos, por isso 6 que eu digo 6 o trabalho de inteligencia, que tem que ter, nえo pode 

chegar e dizer "ah, esse cara 6 cmplice, 6 culpado" No, n6s temos que ter certeza, temos 

pro、貧s qe.e foram levantadas com bastante anteced6ncia num trabalho dificil声rduo, mas que 

deu elementos para chegar no momento e pedir um mandado de prisao para o juiz, pedir um 

mandado de busca, e realmente cumprir, e est aqui a prova. Porque, porque a Policia Federal 

faz isso com critdrio, fz isso com inteligencia, usando a inteligencia, ento ela sabe quem6 

queri' ?i 奄i5tria. 

BRUNO - Uma pergunta mais de fundo hist6rico, A PF era foi quase que imaculada no 

regmieirithtar, seria porque ela atuou pouco na repress豆o politica? 
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ALCIOMAR - Ela,6 porque eu sempre digo, a Policia Federal nきo 6 uma policia do governo, 

6u a争 ,'i&tia do Estado.E '1to, mesmo nal鎮ガesso, ela n5o agiu, ela fazia, inclusive sobTava 

para n6s, quando os presos eram encaminhados para a Policia Federal depois que o Ex6rcito 

fazia as pris6es e n6s faziamos o inqu6rito. Ento a Policia Federal n5o teve assim uma 

repress5o violenta, por esse motivo ela sempre agiu tamb6m dentro da lei, n6? Ento esse 6 o 

motht que a Policia Federal n言o teve essa pecha, de ter sido a Policia de repress言o na poca 

da subvers5o e tudo o mais. Ento ela saiu assim. Foi estruturada sempre dentro da carreira, e 

a Policia Federal ela primou pelo cumprimento da lei, sempre fzendo cumprir a lei e sempre 

dentro das garantias individuais. At6 o hino da Policia Federal, ele j reflete isso ai, num dos 

vesv 全1元  liz: 'defendernis os direitos humanos",弾 desde 1964 a Policia Federal ja tantava 

seu hino, que 6 executado todos os meses pela Policia Federal, uma vez por mes, que 6 um dia 

de hasteamento da bandeira, de forma solene, se executa o hino do DPF. Ento 6 quando que 

n6s mostramos, que isso n5o 6 de agora,6 desde de 1964, quando o nosso hino foi feito. 

BRUNO - Uma h ltima pergunta, em outros depoimentos eu ouvi sempre em rela 豆o ao capital 

huyn2?I, でiae a PF tern. A nifra seria muito deicitria, pouco oramento, mas alto tapital 

humano. Isso ai 6 devido a exigencia de ensino superior? 

ALCIOMAR - Especialmente a partir de 1996 quando saiu a reestrutura9ao da Policia 

Federa2, que foi exigido ento 30 grau completo. Ento, de ld para c s6 entram pessoas com 

terceiro grau. E n6s temos visto, assistido e participado, que eu tamb6m leciono na Academia 

da Policia Federal, e a gente v6 tamb6m pessoas com mestrado, doutorado, profissionais 

liberais de todas as a reas, auditores do Tesouro Nacional, auditores do Banco Central, 

pro *五でs, juizes estaduais, advogados, psitlogos, farmacuticos, bioqu imicos, engenheiros 

de todas as d reas, dentistas, veterinrios, de todas as a reas profissionais n6s temos tido uma 

fluencia muito grande, o pessoal tem vindo. Ento, isso ai s6 tende a elevar cada vez mais o 

nivel da Policia Federal. Hoje o policial federal tem um curso superior e tem uma 

especIth戸o, ele vai fazer um trabalho, faz um verdadeiro laudo. Ento n6s temos ainda os 

peritos, que sきo especializados s6 para fornecer laudos, fazer as percias, examinar, que sao as 

pessoas altamente especializadas. E a Policia Federal est sendo dotada das melhores 

condi96es agora com o projeto que a gente tem ai chamado Projeto Pr6 Amaz6nia Promotech, 
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que 6 um projeto de 425 milh6es de d6lares, financiamento externo, exclusivamente para 

reapi盛ii2査 e equipar a PD、&tia Federal. Come9amos em 2000, agora estamos no terceno ano, e 

6at6 2006 que vai. Ento n6s estamos utilizando esses recursos exciusivamente para a Policia 

Federal, adquirimos jh 4 helic6pteros, adquirimos 5.700 computadores, adquirimos 10 botes, 

adquirimos 6 carros blindados para seguran9a de dignatrios, para transportar autoridades 

intemrcjS,nais, ministros, etc, que vem visitar ao Brasil. Tem em S言o Paulo, Rio e em Braslia 

esses veiculos. Estamos construindo nosso Instituto Nacional de Indentifica車o, que hoje6 de 

1400 metros, vai para 10 mii metros quadrados e vai ter todos os laboratrios dos mais 

modernos que existem, desde DNA, de droga, balistica forense e tudo o mais. Ent五o n6s 

vaffiv s!etxi todo esse nosso Instituto no qu t er de mais moderno existe em tecnologia para 

fazer analises laboratoriais, balistica, meio ambiente, endocrinoscropia, tudo o que existe 

desde de DNA e drogas, vai ter. 

BRUNO - O senhor 6 afirmou por vrias vezes que a fun9豆o e o funcionamento da Policia 

Feder sendo baseada na hierarquia e na carreira. A pergunta que eu lhe f9o 6 a seguinte: 

quais foram os efeitos da greve de 1994, e se foi uma conquista dessa greve a exigencia do 

ensino superior? 

ALCIOMAR - Olha, eu acho que como a Constitui9五o de 1988 permitiu que a manifesta車o 

deo!P’丘iI1,尼s, de id6ias e aをも permitiu o moimcnto sindical, a cria95o de sindicatos, qe as 

policias mesmo montaram sindicato. Toda a reivindica9ao, eu acho que justa, desde que seja 

pacfica, desde que seja ordeira, ento eu acho que ela 6 vlida. Pois quem no quer melhorar 

as condi96es de trabalho, quem n5o quer melhorar seu salario? Todo o mundo quer, qualquer 

um, de e a iniciativa privada, eu acho que 6 justa, mas tem que ser ordeira, tem que ser 

pacifica, tem que ser racional, isso eu concordo. Agora, subverter a ordem e as leis, ai eu acho 

que n6s estamos cometendo um crime, n5o 6 nem a reivindica95o, ai ja estamos cometendo 

um crime. Como aconteceu ontem no Congresso la (obs. nossa, o delegado fla das 

ma ・1“もtates contra a Rtoma da Previd街wia,quando no perodo da tarde, manifestantes 

quebraram alguns vidros da entrada do Congresso Nacional), no momento em que as pessoas 

come9am quebrar vidra9a, ja esto cometendo um dano a um patrim6nio publico, ainda mais 

que 6 um patrim6nio tombado, patrim6nio da Uni5o, patrim6nio mundial e tudo o mais. Ento 
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isso ai eu acho que jd degringolou a coisa, j acaba partindo para a esculhamba車o, para a 

anaqcen. Fu acho que tem que ser tudo oTgamzado. A Policia Federal realmente, a partir 

daquela greve, que anos depois ali foi feito,, foi equiparado, equiparado nao, aumentado os 

salarios substancialmente dos agentes, dos escrives e dos papiloscopistas, e n5o tem nada a 

esconder, melhorou substancialmente o saldrio deles e at6 o relacionamento que existia antes. 

Existth rn problema que o pessoal alegava que a classe dos delegados estava muito afta de 

saldrio e a deles estava muito baixa. Entao existia aquele descontentamento. No momento que 

praticamente um policial, um agente no fim de carreira est ganhando igual a um delegado em 

inicio de carreira, ento agora eu acho que as coisas esto bem niveladas. Ento eu acho que 

est 'i,ri. So bandeiras q'e os s血dicatos levantam e defendem, n6. Claro que n6s ternos que 

ter bom senso, tudo tem que ser trabalhado com bom senso, com racionalidade. E como eu 

digo, todo mundo quer melhorar de vida, eu acho que isso 6 justo. 

BRUNO - Dr., as perguntas terminaram, teria alguma coisa que o senhor queira adicionar ou 

deixar- erit depoimento? 

ALCIOMAR - Eu acho que 6 interessante seu trabalho, at6 a gente gostaria de depois, se tiver 

condi*s, depois que defender a disserta頭o, de mandar uma cpia da monografia, manda 

para n6s para a gente ter tamb6m aqui nossos anais aqui mostrando. E 6 coisa assim, tamb6m 

que a gente precisa desmistificar, as pessoas acham assim que a Policia 6 uma caixa-preta e 

no 6 .6 A Policia Federal n5o tem nada a esconder, n6s temos, claro, certos trabalhos que fazem 

parte 血  nteligencia otal, mas POLICIAL, n6. Ento も  um trabalho estniamente 

profissional, do qual no podemos dar conhecimento enquanto nao estourar, ento depois que 

estourar 6 que se da conhecimento, sai na televiso, na midia, nos jornais, ou dar 

conhecimento por ai sobre a pris五o desses prprios policiais. Policial prendendo policial, 

agente pr-endendo agen旭 n. E eu digo alis que esses ndo 臨o nem policiais, s言o bandセos一  

Porque depois que est com uma carteira e uma arma, e cometendo crimes,6 mais bandido 

que o bandido, porque est com informa96es privilegiadas. Agora, est ai a credibilidade. O 

pr6prio policial vai lh combater outro policial, o que est cometendo a coisa errada, aquele que 

sed肥wm c!o caminho tvto. Ent5o,珂unia op o que ele fez e ele vai ter que arcar torn as 

consequencias, e cabe a Policia Federal estirpar, apurar e identificar o joio do trigo. E n6s 
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estamos fazendo isso ai. Eu acho que a Policia Federal esth de portas abertas, a sociedade 

prevsa ,cii*iecer a Po1ita F deral, precisa apoiar a Policia Federal. A Polcia Federal tem 

feito, nao digo s6 porque eu estou dentro da casa, mas tem feito relevantes e inumeros 

trabalhos de interesse de toda a na5o. Tem feito independente de cores partidarias, 

independente de seja quem for, a Policia Federal tem feito 6 timos trabalhos. E s6 pegar ai os 

ultimos anos, ver pela midia o que foi feito com grandes empresdrios, com politicos, juizes, 

at dsmbargadores a Polcia Federal conseguiu, atrav6s de um trabalho 説tio de 

investiga更o, apresentar at6 aos tribunais gente de dentro que estava envolvidos com 

facilidades. Ento, isso acontece atrav6s de um trabalho que a Policia Federal desenvolve 

s6no.見a sociedade precisa apoiar. N6s precisamos ter o apoio, tendo o respaldo da sociedade, 

n6s poderemos trabalhar sempre em prol da sociedade 
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Entrevista com o agente de policia federal, FRANCISCO GARISTO, presidente da 

F elitia,o Nacional tIos Policiais Federais伊1NAPEFン  11/08/2003 

LADO A 

BRUNO - S6 por procedimento, n5o precisa narrar a carreira inteira, longe disso. Mas, diga 

por i'vひr quando ingressou no Departamento e urn resumo breve da carreira 

FRANCISCO - Eu entrei no Departamento no dia 3 de janeiro de 1977. Fiz a Academia em 

1976, errr plena ditadurn militar. Eu sempre tive a vontade de ser policial.Eu sempre falo que 

eu sou um dos casos raros de profissきo por aptid豆o. Desde garoto, eu queria ser "policia" e 

nao tem nenhum "policia" na familia. Fui criado num bairro pobre, cheio de bandido, e eu 

achava o servi9o da policia melhor do que o dos bandidos. Ento, resolvi ser policia para n5o 

seT もそ  cntitIo, porque lh no meu bairro, em So Paulo, muito pobre, voc6 tinha duas op96es. ou 

vocE ia ser bandido, ou voc6 ia ser bandido, s6 tinha essas op9うes. Ou voc6 saia do ambiente 

por sua conta e tentava fazer uma profisso, e eu resolvi ser policial. 

BRUNO - S6 uma curiosidade: qual bairro? 

FRANCISCO - Tucuruvi, zona norte, 1958, 1960. Voc6 deve imaginar o que era o Tucuruvi 

E a 亡af ai estudar. Um CaTa pobre estudar em Sらo Paulo prh atiri師o coleいai, que se exi尋a 

na poca, 6 muito dificil. Estudava e trabalhava. Fiz concurso para a Policia Civil de So 

Paulo, passei, e depois eu fiz para a Policia Federal, mas n乞o cheguei a trabalhar na Policia 

Civil porque os concursos foram juntos. Ai, ent乞o, eu passei para a Policia Federal vim para 

Brasi1ia fazer o curso. E jd na Academia eu jd descobri que aquele sonho de policia meu que 

era o de cumprir a lei, servir, proteger e servir, que 6 o slogan mundial, eu percebi que ia era 

uma coisa muito complicada de fazer ia Academia ja, que a nossa Academia era dirigida por 

um comandante da Marinha, comandante Clemente na 6 poca, e a doutrina de ensino da 

Acieimia era toda voitada para a represso poltica. Voce tinha uma carga horria de DOPS 

muito maior do que qualquer outro tipo de disciplina policial mundial: repressao s drogas, 

repressao a invas豆o etc, voc6 tinha uma carga hor自ria e voce estudava a linha chinesa, linha 

maoista, a linha nigeriana, linha siberiana, Mao Ts6 Tung, Fidel Castro, ficavam te enchendo 

o saco ensinando isso. E eu me perguntava para que que eu tenho que saber essa porcaria 

ideol6gica? Eu sempre, por minha conta mesmo, eu sempre achei que policia e ideologia no 
I 
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funciona. Policia ideol6gica n5o funciona, entendeu? Porque a policia 6 um instrumento do 

Estado, tpiando ela deveria ser simplesmente uma fun9えo do Estado. Nao um instrumento, 

como d hoje. Ento na Academia eu jh descobri isso pela carga horria一  Falavam em 

comunista o dia inteiro, que comunista matava crian9a, velhinho, entendeu? E a gente tinha 

que aprender a investigar estudantes, investigar pais de familia, jornalistas, aquele controle 

que s'uc conhece, que a histria ta 証  E ビ  por isso que a Policia Federal acabou sendo 

maculada por esses parias do Brasil ai, que foram os militares na 6 poca da repressao, que 

acabaram com trinta anos da minha vida, e do teu pai. A gente n5o podia falar num boteco 

que o presidente era ladro, e ele era ladro, e voc6 n5o podia falar. Ento, durante trinta anos, 

a gtri叱  TitO p6de falaT nada. Eu fui eleito diretor do Diretrio Central dos Estudantes (DCE) 

da minha faculdade, presidente do DCE da minha faculdade.. 

BRUNO - Qual que era? 

FRANCISCO - Guarulhos. Faculdade de Direito de Guamihos. E a faculdade, toda ela, era 

corrrioa de membros da repressao politica de direita, inclusive o dono. Eu flui nomeado num 

dia, no 1?rimeiro discurso, eu fui destituido no outro. Ent五o quer dizer, por a voc6 v6 o que 

era, n6? Eu, com uma semana de Policia, trabalhando j na repress豆o a entorpecentes, eles 

queriam que eu fosse na banca de jornal pegar jomalzinho Hora do Povo, Jornal Movimento, 

Paqcirrn. Nessa印oca, en jh percebi que no era bem fazer policia. Eu fui soldado, e eles 

queriam me lotar no DOl-CODI (obs. nosso, Destacamento de Opera96es Internas - 

Comando de Opera9うes de Defesa Interna), porque eu era motorista de um coronel ld em So 

Paulo, e eles queriam me lotar no DOI-CODI e eu disse que nao ia. Um garoto de 18 anos, 

voc i'thir para ele que nえoビ  interessante ele tirar a farda, ficar secreto com uma 45 na cinta,6 

dificil. Mas eu fui saber o que era isso a: os caras matavam as pessoas, torturavam, sumiam 

com pessoas, e n豆o sei porque eu resolvi nao ir, porque eu nao tinha nem informa9ao para me 

negar a ir. Forma9ao politica, se eu falar que eu tinha com 18 anos, eu n5o tinha. Eu n5o flui 

portfcce, talhou de eu no ll e eu achei que aquele era um servi9o muito刈o. N五o perigoso, 
sujo. A eu resolvi n乞o ir. E na Policia fui punido, jd com uma semana porque eu me neguei a 

ir na banca. Eu tinha um servi9o para pegar 30 quilos de maconha, e eles mandaram eu 

abandonar para ir na banca buscar o Pasquim, que estava falando mal do presidente Geisel, 

que o Geisel era isso, que o Geisel era aquilo. Ento eu resolvi ir prender minha maconha, 

prender o meu traficante e fui punido. Ento, ai, para mim, eu sempre lembro desta hist6ria 

porque para mim6 um retrato do controle do Estado na institui95o policial. Issoe o Ex6rcito 
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na PM, muito pior ainda, a PM 6 como se fosse propriedade do governador do Estado. Se o 

goeITradt)T mandar o cara invadir a sua casa e cortar sua cabe9a o PM vai l e corta. 

BRUNO - Fazendo uma compara95o, foi o caso de S豆o Luis do Maranh5o por exemplo, da 

Rose2(nt Sarney e a empresa Lunus? 

FRANCISCO - Claro. Mandaram invadir o escrit6rio da Policia Federal, a governadora 

macrdc じf.じf E ali s豆o dois casos tpicos. O primeiro foi a governadora usar a Policia Militar para 

ir lh ver o que a Policia Federal estava fazendo. Invadiu a Policia Federal la a PM. Poderia ter 

mortes e mais mortes. Pega uns colegas ld que eu conhe9o, ou eu mesmo que estivesse la 
dentro eles n豆o entravam, n豆o. E o outro foi o controle da Policia Federal para tirar a Roseana 
daじ2 crridatura. E um caso卸ico de controle do Estado,6 um caso即ico de controle policia 

BRUNO - Esse foi um caso reconhecido. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que chegou para 

n6s で  ie oia, como leigos戸que a DSI do Ministrio da Sade foi ressuscitada com o Ministro 

Jos6 Serra e foi passada para o controle do ex-D-G Vicente Chelotti. Isto procede? 

FRANCISCO - Com o Vicente Chelotti? N証o entendi 

BRUNO - E o seguinte, essa opera9do da Policia Federal teria sido feito foi feito tamb6m 

porque o Jos6 Serra come9ou a ter equipe trabalhando para ele, lotado no Ministrio da 
Sa"de二．  
FRANCISCO - Mas n五o era o Chelotti. Era o Marcelo Itagiba que agora6 um dos assessores 
do Garotinho. Mas eu n五o sei se ele fez algum controle, eu nきo posso afirmar, o Marcelo 

sempre foi um delegado muito competente. Mas se errou, ou foi por necessidade da profiss豆o 
dele,1 ram poder subir na carreira, ele percebeu que tinha que colar em poltico, mas Itagiba 
enquanto ele n豆o foi colado em um politico, que eu trabalhei com ele durante 4 anos na 

repress豆o s drogas em Sao Paulo. Enquanto ele nao foi colado a Serra, Fernando Henrique e 

Garotinho, ele foi um excelente delegado. Depois ele resolveu trocar a bandeira da Policia 

Federai pela bandeira polItica. Ele j自  foi superintendente, jd foi assessor, jd foi tudo, n言o pda 

coml?etncia policial dele, mas por causa da competencia polltica dele 6 que ele chegou a 

algum cargo 

BRUNO - Tem um site que faz o mesmo comentario e rela9豆o ao Chelotti 



FRANCISCO - N5o, o Chelotti, eu n5o tenho conhecimento disso nao. 

BRUNO - N豆o, o comentrio que ele era um bom delegado e depois subiu a cabe9a 

FRANCISCO - O Chelotti, inclusive, na 6 poca do governo Fernando Henrique ele foi fazer 

aqirIit t-aso Cayman e o governo tirou de porque ele come9ou a fazer algumas investiga9らes 

Mas o Chelotti tamb6m se imiscuiu politicamente, porque ele6 amigo do Nelson Jobim. E o 

Nelson Jobim na 6 poca n五o era o ministro do Supremo, era deputado federal e foi escolhido 

para o Ministrio da Justi9a. Entao o Chelotti tamb6m pecou, esqueceu de ser policia para ser 

um th*gado poltico tambビm. Por isso que eu te falo que o delegado, que principalmente os 

delegp.dos nao resiste, porque eles tm o comando da policia, por tradi9豆o, nえo por 

merecimento, por tradi9ao. Eles 6 que tem o controle da policia 

BRUNO - Garisto, tu abordou um tema de fundo que eu queria entrar, uma coisa mais de 

fiユn古ひ t qie me impressionou. A gente de lora associa que: "a pessoa que se envolve com 

associativismo na sua corpora9ao geralmente nao tem muito vinculo com a profiss豆o" e o que 

eu percebi nas poucas vezes em que eu estive aqui e na PF no Rio Grande do Sul,6 que os 
sindicalistas da PF tem uma carga operacional muito grande. A que se deve isso? Como o 

serthr Falou. Se v言o a campo, vocs fazem o trabalho de vocs e esbarram no limite da 

corpora車o, seria por isso? 

FRANCISCO - Claro. O problema nosso de levar uma investiga9乞o adiante 6 o comando da 

polfcia, nまo d o policial. E o comando da policia porque ele tem que se retratar ao ministro da 

Justi9a.. Outro erro: O ministro da Justi9a 6 um ente politico. Quem 6 o ministro da Justi9a? 

Marcio Thomaz Bastos. O que que ele 6 ? Advogado das pessoas que a gente prendia. No 

estou dizendo porque todo mundo tem que ter advogado. Mas eu acredito que a pessoa que 

vais w i o cheた da policia, que nem agora, ele mesmo est sendo acusado la em S5o Paulo, 

suspeito de mandar dinheiro para o exterior. Voc6 deve ter lido no Estaddo, na Folha. E quem 

est自  investigando ele? Um delegado de S5o Paulo chamado Moacir Molitemo 6 que est自  
fazendo a investiga9きo se o ministro 6 culpado ou n豆o. Como6 que ele vai investigar isso no 

patro? Como e que ele vai chegar numa investiga9do decente? Se ele tentar chegar, ele ビ  
trocado.. N豆o estou dizendo que o ministro estela envolvido, at6 porque a investiga95o estd no 

inicio, mas isso acontece desde que a policia foi fundada. O cara come9a a investigar, se ele 

esbarra em alguma coisa concreta ele e afastado, que nem foi afastado o delegado Deuler 
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Rocha ld no Rio de Janeiro, que foi investigar a Telemar; que nem foi afastado o Castilho 

qucrio 1o1 investigar a suspeita de ter desviado US$ 30 bilh6es de d6lares( caso 

BANESTADO), s五o 90 bilhうes de reais, s五o vinte anos de faturamento do pais e ningu6m esth 

dando bola, brincam, n五o est dando bola, porque no Congresso Nacional, tem muita gente 

envolvida la, do Judici自rio, todo mundo envolvido nesse tro9o. US$ 30 bilhうes, para voce 

constguir aqui no pais, pam juntar US$ 30 bilh6es esse dinheiro tem que sair de todas as 

camadas que dominam o pais. Eu jd vi uma mala com US$ 1 milh豆o de d6lares,d dinheiro pra 

cacete, em nota de US$ 50, em nota de US$ 100,6 muito dinheiro. Imagina US$ 30 bilh6es 

de d6lares, n豆o cabe nem nesse quarteiro aqui, imagina? E os caras est乞o por a, v5o 

in wiigai, n5o v五o, cabe ou n豆o cabe a らo para estourar uma CPI, entendeu? Um nome e 

outrq. agora de uns tempos para cd ningu6m fala mais no BANESTADO. E o controle efetivo 

Agora, se o teu pai tivesse envolvido nisso ele tava ferrado, voce tava preso jd.d Esta6 a minha 

grande revolta como policial federal. Voce s6 pode prender p6-de-chinelo. E quando eles 

deixarrr, deixam mesmo, deixam, n豆o pうe aspas ai nえo, deixa voc6 pmnder um mais poderoso, 

6porque esse poderoso est atrapalhando o sistema. Confrontou numa licita9きo, confrontou 

querendo ser candidato na frente de algu6m, como a Roseana 

BRUNO - Seria o caso do Cacciola? 

FRANCISCO - O Cacciola6 um dos casos tipicos de traficante de divisa mesmo. Poderiam 

prerrder o Cacciola aqui hd muitos anos. No prendiam porque ele mexia com dinheiro de 

outros poderosos. Tem mais de mil Cacciolas aqui 

BRUNO - E isso que eu queria falar, na CPI dos Bancos havia mais de 1000 nomes de 

pessoas fisicas e jurdicas 

GARISTO - E, tem mais de 1000 Cacciolas aqui. Esse Cacciola representa a sem-vergonhice 

brasileira. Ele sempre foi recebido no Paldcio do Planalto, ele sempre foi bem recebido nas 

rev、ミ夫2品Caras da vida a, sempre. Sempre estava o Cacciola la com a sua esposa bonita, podre 

de rico, com helicptero, com avi豆o, com tudo. Nunca ninguem investigou esse cara. Igual ao 

Cacciola tem milhares por aqui. Porque a lavagem de dinheiro hoje n五oe feita pelo 

Fernandinho Beira Mar. Fernandinho Beira Mar 6 um pobre diabo que esta preso. Marcinho 

VP fci iErzilado. Os grandes chefes do crime organizado brasileiro usam gravatinha, colarinho 

branco., andando de mercedez blindada 



BRUNO - Isso nao 6 figura de linguagem, correto? 

FRANCISCO - N五o senhor, estou falando na precis豆o da palavra. Nきo, nao6 figura de 

lingccagrn nao. Os grandes bandidos sao aqueles, n豆o todos, claro, voce n豆o pode dizer que o 

Ant6nio Ermirio de Moraes 6 desonesto. Um cara que trabalha a vida inteira, voce n豆o pode 

alegar que algum outro empres自rio seja desonesto. Mas voc6 v6 ai Paulo Maluf: n豆o querem 

acreditar que esse homem 6 ladro. O que precisa fazer para algu6m acreditar que Paulo 

Mfr或も l adro, diga para mim. O cara pega a mulher dele,血go agora, t6 falando agora, nらo 

digo l自  em S5o Paulo onde ele tem hist6ria cabeluda, mas que eu nao consegui apurar porque 

ele era governador. Ele tirou um superintendente da Policia Federal em S五o Paulo chamado 

N6lson Maraboto, ele tirou. Porque o Maraboto estava investigando as porcarias dele lh, isso 

eni 1983. Entao hoje, a mulher dele pega US$ 2 milhうes de d6lares para fazer compras em 

Paris e todo o mundo d自  risada. Semana que vem esta l na Hebe, no final de semana ele6 

capa da Caras e dane-se, voce est自  entendendo? E dane-se, literalmente falando. O INSS esta 

quebrado mesmo, vamos tirar o dinheiro do servidor. A Fome Zero nao distribuiu quase 

corr も‘t ainda, porque n.o tem dinheiro. A Benedita n5o consegue fazer nada, at6 por 

incompetncia dela mesma, est自  no lugar errado. Mas nao tem dinheiro, mesmo que ela fosse 

mais competente, nao tem dinheiro. Voc6 vai ver Ciro Gomes chutando o balde daqui ha 

pouco. N5o tem dinheiro, o pas n5o tem dinheiro. Qual 6 a estrat6gia de governo do Lula? Eu 

jd esなvt analisando isso, e eu tenho intimidade um pouco com algumas pessoas que mandam 

no g,overno hoje, e eu cheguei a conclusao que ele est fazendo um a9ude, igual cearense faz 

na a gua l, estd fazendo um a9ude do dinheiro, para ver se at6 o ano que vem ele consegue 

achar alguma coisa, voc6 vai ver. Ento eles vao rebater estas criticas que estきo sendo feitas 

ho亡  txirn o vazamento de dinheiro no ano que vem. Nao tem dinheiro, cara. Esse Fernando 

Henrique Cardoso ficou 8 anos a, entregou a privatiza9豆o. Eu sou a favor da privatiza9do 

Daqui h自  pouco v豆o pensar que eu sou comunista, leninista, aqueles caras que eu odiava na 

Academia e eles continuam ai fazendo, stalinista, trotskista, maoista, castrista, at6 hoje eles 

conthruam fazendo ai. De vez em quando eu vejo, grandes figuras, escrevendo na poca, na 

Vejaッ  fulano com as suas tend6ncia trotskistas. Mas que tendencia trotskista, cara, aquele 

muro j自  esta no ch豆o, a Rssia ja era, esta a Coca-Cola la e o McDonalds e os caras ainda 

falam em comunista, cara. O 良  nico pais comunista hoje6 Cuba. Nao existe outro no mundo, 

so Cxitia, o Testo e tudo mentira. A China por exemplo ja est 城Hong Kong, por exemplo,6 

comunista? Ent5o n6s tamos falando e entrando na politica. Na policia, por exemplo, esse 

controle voce n五o consegue, nem em 1977, quando eu entrei, que a represso nao deixava, 
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porque os militares 6 que bancavam a repressao contra a esquerda. Ento, voc6 nao podia 

pren,I Timgu6m da threita. Os ladr6es jh eram identificados naquela 印oca Ademar de 

Barros aqueles ladres daquela 6 poca, todos jd eram identificados. O que M合rio Andrea.zza 

gastou para fazer aquela ponte, dava para ir daqui a Nova York com uma ponte, por cima do 

Atlntico. 

BRUNO - Aquele escandalo da mandioca tamb6m? 

FRANCISCO - Que mataram o procurador, quem apagou aquele cara ali? Quem fez aquilo 

formri as familias nobres de Pernambuco que bancavam a repressらo. Ent5o, se voc6 fizer um 

hist6rico1 voc6 tem a chance de fazer isso, das grandes investiga96es que n豆o deram em nada; 

que nem voce falou, ningu6m fala nada sobre Policia Federal, ningu6m nunca tem estudo 

sobre a Policia, porque a Policia 6 tabu. 

BRUNO - Tu diz que 6 por causa da impunidade? 

FRANCISCO - Tudo por causa da impunidade que 6 gerada pelo controle politico das 

polfcias-. Porque que os delegados; delegado d uma categoria de funciondrio pdblico. Agora, 

pora1ue que a sociedade, o Congresso Nacional e o governo n乞o querem mudar o Inqu6rito 

Policial? Porque ele tem o controle de todas as investiga9うes atrav6s do delegado. O delegado 

hoje continua sendo, o nome dele hoje 6 delegado de policia federal, delegado de policia civil, 

6rf〕己lthm. Ele 6 delegado do Governador, ele も  delegado do ministro da Justi9a. Mentira que 

ele 6 delegado de policia federal, isso n豆o existe, delegado de policia civil, mentira. 

BRUNO - Dh para dizer entえo que hd controle politico dentro do Departamento? 

FRANCISCO - Claro que existe. Eu tenho um colega, por exemplo, Josd Augusto Bellini, um 

de亡 -a&o de pollcia federal de Sao Paulo. も  um dos delegados que mais fez apreenso de 

drogas nesse pais. Ele nunca assumiu nada, jh est doente para se aposentar. Ento essa 

garotada entra aqui agora e eles percebem muito rapidamente o que, que voc6 para ser 

Superintendente, Diretor-Geral, chefe da Policia Federal da Bahia, Espirito Santo, Brasilia, 

voci erri que ser puxa-saco, fazer favor para o sistema, fazer favor para o governador, fazer 

favor para o ministro, para o presidente. Se voce descobrir que o filho do presidente gastou 

US$ 2 milh6es e meio de d6lares a mais na feira de Hannover ld na Alemanha. O filho do 



8 

presidente, se voce descobrir algum dia isso, que o filho do presidente gastou US$ 2 milh6es e 

meiti aTrithB numa feiraぎoce n5o pode fazer rind瓦 se fizer vai parar l自  no Chu 

BRUNO - Tu diz tamb6m, como o caso do sobrinho do Itamar, o sobrinho do presidente 

mo1raも亡  ovedose numa viagem no extenor. 

FRANCISCO, Sim, e voc6 viu o caso Cayman, que foi uma falcatrua montada. Mas a 

faltdirca se transformou em verdade em alguns fatos. 

BRUNO - Queria te fazer ento uma pergunta que 6 uma avalia95o politica de gestao. Tu 

compme o jornal o que achou da entrevista com o Chelotti? Digo, a respeito da visibilidade 

que a1gesto dele teve? 

FRANCISCO - O Chelotti teve dois momentos. O Chelotti foi um caso tipico do uso do 

poder politico para a institui9ao. O Chelotti teve a intelig6ncia, jd que era inevitvel esse 

conchavo., ou seja, esse elo entre o chefe da Policia Federal e o governo, o Chelotti pelo 

menos teve a decencia, durante 3 anos, de usar, de usar mesmo, sem aspas,6 usar essa 

conviv6ncia com o governo para conseguir verba para a policia; para conseguir concurso para 

a p*itin, que n五o tinha. O Chelotti melhorou muito a Policia Federal, mas n五o porque a 

Policia Federal foi vista pelo Fernando Henrique. O FHc n豆o disse: "ah que boa que 6 essa 

Policia, ah eu vou consertar esta Policia Federal", n豆o foi assim. Foi porque o Chelotti usava o 

poder dele de rela9豆o com o Estado para conseguir beneficios para a policia. Voc6 v6 que 

absccrrfo, mas 6 verdade. 

BRUNO - E a histria de que ele seria um ser intocavel dentro do Departamento? Seria o 

charirackr "Projeto Hoover"? 

FRANCISCO - Isso 6 a imprensa que fez, ele caiu numa armadilha da imprensa. A foi um 

grarirpo, ele entrou em guerra com um delegado da Policia Federal. Esse delegado, ou outro, 

n乞o sei se foi ele, ele (o Chelotti) come9ou uma briga com varias pessoas e apareceu uma fita 

onde ele dizia isso. Agora, voce sabe como 6 telefone. No telefone a s vezes eu estava falando 

com minha mulher, outro dia eu falei para ela: 'Torra, voce fica dizendo que eu tenho uma 

muriuii em cada canto, sabe o que vou fazer para me vingar de voce, vou dar a bunda. Voc6 

vai descobrir que eu sou gay, falei pra ela". Al o cara pega uma fita dessas e vai dizer que eu 
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estou dizendo que eu sou gay. No telefone voc6 fala as coisas como se estivesse conversando 

aqth.voe entendeu, ento eu tava tirando in-ri sarro da minha mulher e disse: "Eu vou me 

vingar de voce, vou virar e vou dar a bunda. Ai voce vai dizer, melhor que ele estivesse 

saindo com todas as outras mulheres do que ter virado gay." Ent豆o, imagina o cara pegar uma 

fita dessas? Voc6 entendeu? Ento o Chelotti falou assim: "Ah, eu sou o Hoover rapaz,(obs. J 
Edgar Hoover, diretor do FBI que ficou 48 anos consecutivos no cargo上 ningudm me 

derru.b&" Que isso? Ele estava falando com um colega. O cara falou: "E d i Chelotti, voce vai 

sair mesmo, os jornais est豆o dizendo que tu vai sair". A o cara diz "Que isso rapaz? Eu sou o 

Hoover, daqui ningu6m me tira." Agora, ele n5o foi para uma tribuna do Congresso Nacional, 

falai "'Wna aqui, eu sou como Edgar 3. Hoover, e ningu6m me derruba"Nho foi, aquilo foi 

uma conversa com um amigo. Aquilo ali ele falou com um amigo de sarro, o Chelotti6 o 
maior tirador de sarro. 

BRUNO - E o caso em que o irm豆o dele, que 6 agente federal, fez o grampo sobre o 
di回〔 rrrata. O grampo era legal? 

FRANCISCO - Era, foi a Justi9a que mandou 

BRUNO - E puniram o agente, tamb6m n6? 

FRANCISCO - Puniram o agente que descobriu, o assessor do Fernando Henrique, seu Jlio 
C dsar, erra, li可e 6 embaixador, olha s6, a puni9do do cara foi ser embaixador em Roma 

BRUNO - Ele estava intermediando pelo SWAM, correto? 

FRANCISCO - Isto, intermediando pelo SWAM (Sistema de Vigilncia da Amaz6nia), quee 
um crio de US$l bilho de dolares, e珂 fiagrado no telefone negociando pre9o e sugerindo 
a participa9豆o de empreSas. Entao, no Brasil quando voc6 faz um grampo legal, porque voce 
oficialmente n五o faz grampoe ilegal. Se faz tem de prender quem esta fazendo. Todos estes 

grampos que voce viu na imprensa eram legais, voc6 reparou? 

BRUNO - A imprensa pouco divulgou isto 
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FRANCISCO - Mas nきo tem um grampo ilegal (obs. nossa: Garisto fala a respeito dos 

gram-pus da PF). A ci que voce faz? Voc6 pune o grampeador em vez de punir o que o 

grampo pegou. Em vez de apurar o que o grampo revelou. Ah, "n豆o podiam gravar, gravaram 

o presidente". E dai que gravaram o presidente? E em Watergate que pegaram as fitas todas 

do presidente e botaram o Nixon pra correr! E dai, o presidente 6 um funciondrio publico 

iguai en-. Apenas a ftin9do dele 6 de comando do Estado, td na Constitui9ao Federal, td aqui6 

o a1ue o 9 residente faz (obs. Garisto mostra a Constitui95o impressa), td a minha fun9o 

tamb6m. Ento ele 6 melhor do que eu? N豆o, ele manda mais do que eu, ele tem mais 

atribui9うes do que eu. Mas no Brasil presidente da Republica e governador 6 como se fosse 

"Dex'. 

BRUNO - Falando em grampo, ainda nessa 6 poca, a investiga9豆o sobre o grampo do BNDES 

es&aruc tamb6m nessa limita9ao tamb6m n6? 

FRANCISCO - Claro, cara, tudo. No queriam que investigasse o BNDES, no durante a 

campactha politica. No estou dizendo que Jos6 Serra ou Fernando Henrique esteja envolvido 

at6 マ  oraLue eu nao tenho subsidio para falar isso, eu n豆o calunio, jd respondi um monte de 

processo por calnia e fui absolvido em todos, porque eu n豆o era culpado. Ento, o que 

acontece 6 que esse povo n5o queria o apurat6rio durante a campanha e o governo queria 

fazei 亡  ss-e apurat6rio tambもm para ferrar os caras durante a campanha. Essa 6 a grande 

verdade. 

BRUNO - Isso no ano de 1998? 

FRANCISCO - E. Ent五o n5o apura. Agora, se o Serra n豆o estiver no poder e descobrir 

alguma investiga9えo sobre o Serra agora ピ  pau nele, dane-se. Que nem o Serra e alguns 

deeg通さ , federaisぬemsIく● Paulo tentaram mく〕ntar um dossie Cく〕ntra o Lula. 

BRUNO - Tu diz aquelas grava96es de Santo Andr6? 

FRANCISCO - Isso, eu que descobri aquilo ld.d Entえo, quer dizer, essas coisas, n豆o6 uso 
polftieu isso? Voc6 tern poder sobre a polfcia, se 6 inimigo que est sendo investigado eles 

dizem "Nao vamos interceder no trabalho da Policia, ela tem toda a liberdade para apurar" 

Quando voce come9ou a apurar a Roseana Samey, ningu6m inventou tamb6m aquela 
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dinheirama que estava l自.自  A Policia n豆o fez uma vaquinha nem botou R$ 1 milh五o e meio de 

reas 'ut riuma mesa para fotografar. Aquele dinheiro era de algu6m. E n五o tinha origem? 

Estava l.. Entao, vamos investigar a Rosean& Mas por qu6? Por que ela estava com 22% das 

inten 9うes de voto. Eu sei porque que aquele dinheiro era ilegal, ta todo mundo careca de 

saber que aquele dinheiro era ilegal. Do jeito que ela arrecada dinheiro ilegal, todos os 

poifthos do Brasil, todos. Inclusive Tancmdo Neves "que era a alma da honestidade", e ndo 

sei onde seles foram buscar isso. Todos politicos brasileiros arrecadam dinheiro frio. Todos, 

sem exce9豆o, desde a6 poca que lan9aram a primeira candidatura. Ai foram punir a Roseana 

porque sabiam que ela tinha. Ai voce come9a a investigar, usa a policia para fazer isso 

BRUNO - Tu diz por exemplo, aquela capa com a apreens豆o foi uma opera9豆o de midia? 

FRANCISCO - O trabalho da Policia era s6 fazer aquela foto, mais nada. S6 que depois ela 

ficeca -rrransa, ela saiu e o governo precisava do apoio do PFL para a campanha e nho 

investigou mais. Parou, afastou o delegado, que pediu ajuda para mim e depois me deixou na 

m豆o, delegado sem vergonha, covarde. Esqueci o nome dele agora. Falou um monte, bancou o 

maior mach豆o. Ai eu marquei umas reuni6es com ele aqui, com o procurador Luis Francisco, 

pam de depor no Congresso, na Camara, no Senado e ndo sei mais aonde e ele me deixou na 

mo.. Deuselino Valadares, um pobre diabo. O 自  nico que n豆o me deixou na m5o e que me 

pediu ajuda e eu dei foi o Castilho. Por que o outro do Rio tamb6m me deixou na mao, o 

Deuler Rocha, que estava mexendo num caso s6rio l na Telemar e BNDES e eu arrumei para 

ele’血 cepor aqui numa C9X. E ele veio aqui depor e disse: "N5o, mas ningu6m me pressionou 

a me afastar, eu que pedi para ir trabalhar no passaporte". E eu discuti por ele, entendeu? Me 

deixou na mao. Chegou um senador e o senador disse: "Porra velho, era esse 6 o depoimento 

do cara?" No nao era esse, mudou do dia para a noite. "O que foi que houve?" Eu disse, 

pergctuiir para ele, tambピm ndo vou matar o cara para ele falar o que eu quero. Agora o 

Castilho n豆o, o Castilho esta segurando. Foi ld depor l自  e disse que foi usado mesmo, que o 

Paulo Lacerda estd com interesse politico mesmo. 

BRUNO - Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na tua avalia95o, o que que leva o PT a assumir 

o跡cerno e indicar algum do PFL pra Dire車o daPF? 

FRANCISCO - Conchavo 
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BRUNO - Acordo pr6-campanha? 

FRANCISCO - Olha, voc6 pode at6 dizer que 6 acordo pr-campanha,6 uma tese, n6 

BRUNO - E, consideremos uma tese, t6 levantando agora 

FRANCISCO - Podem ser interesses. 

BRUNO - Eu digo, o que me chamou muito a aten9五o foi aquela mat6ria, pequena atd, quase 

urna mi rnna do TogrioWi, na Caros Amigos, aquela que dizia a "Egua do PFL" (obs., Caros 

Amigos7 No. 72, Mar9o 2003) 

FRANCISCO - Claro, fui eu que passei para ele. Voc6 veja bem uma coisa, o Paulo Lacerda 

se aroserrtou com 20 anos de policia. Eu tenho 27 anos de policia, ele se aposentou com 20 

anos.. O Paulo Lacerda nunca fez uma priso na vida dele, nunca fez uma pris豆o assim 

sozinho. Ele 6 o que a gente chama de delegado de ma9aneta, s6 de inqu6rito, s6 faz inqudrito, 

s6 abrindo porta de um lado e de outro. Nunca fez uma opera9豆o policial nem coisa parecida 

Dece tae ele se aposentou, ele jh tem 8 anos de aposentado.E o Paulo Lacerda se aposentou, 

se aposentou "como o homem que investigou o PC Farias". E na poca ele me pediu ajuda em 

Sきo Paulo, ele, e eu fui encontrar com ele em S豆o Paulo, dizendo que o Diretor-Geral da 

6poca, que era o Romeu Tuma, veja como a hist6ria 6 interessante. O D-G era o Tuma e Paulo 

Lacerthr me procurou dizendo que tinham tirado todas as condi96es de trabalho que ele tinha 

Nao tinha dinheiro, ndo deram passagem, tiraram at6 o escriv乞o e deixaram ele sozinho, a p6, 

sem carro, sem nada para fazer investiga9豆o daquelas. Claro que voc6 n豆o vai conseguir. Se 

voc6 mesmo nao tivesse as condi96es para fazer sua pesquisa tu n5o tava aqui agora. Imagine 

in 亡siicf o presidente e o 9Cl Tiraram tudo dele. Ai ele disse: "Mas eu n5o posso falar, voce 

Garisto6 um cara que mete a boca,6 o presidente da Federa9豆o", aquele era o meu primeiro 

ano como presidente. Depois eu fiquei seis anos fora e voltei novamente. Ai ele falou: "P6 me 

ajuda", e eu fui ao ministro C6lio Borges e falei com o ministro. Disse o que eles tavam 

fazendo e disse que ia denunciar todo o mundo, inclusive ele, o ministro Cdlio Borges. Eled 

um homem i ntegro, que havia sido ministro do Supremo Tribunal Federal e era ministro da 

Justi9a na 6 poca do Collor, ja havia sido ministro do Supremo Tribunal Federal e advogado 

no Rio de Janeiro. Um homem i ntegro. E a republica brasileira deve muito a C6lio Borges, 

poiqce鴬  Ci iIti falar corn ele e ele disse para mim: "Garisto, na investiga9ao da Policia Federal 



ningu6m toca. Enquanto eu for ministro da Justi9a aqui ningu6m vai interferir na investiga o 

da ?rJt'ia Federal. Nem o Collor nem ningum. Eu sou o ministro da Justi9a do Brasil nho 

sou o ministro da Justi9a do Collor e podem investigar o que bem entender". Ai eu disse: "Ah, 

mas pode investigar mas n豆o d豆o um litro de gasolina para ele. Nao d豆o dinheiro, n豆o tem 

nada. O ministro disse: "Mas a partir de amanh5 isso vai acabar, eu vou entrar em contato 

dirtlび  com o delegado Paulo Lacerda e a partir de amanha os problemas dele terminaram. 

Voce 早  ode acreditar nisso: se ele falar novamente com o senhor ou se o senhor ver que ele 

est sem condi96es de trabalho, o senhor pode me escuihambar como bandido". C6lio Borges 

me disse isso, assim mesmo, numa audi6ncia no Ministrio da Justi9a. E eu ftii liguei para o 

Pa-tho ijaterda e falei isso. Depois de lodias depois o Paulo Lacerda me ligou dizendo: 

"Garisto,. nossa, t6 com 10 peritos, 10 escriv豆es, 50 agentes policiais, com dinheiro em caixa 

pra fazer o que eu bem entender, que o ministro C6lio Borges liberou o cofre para mim". 

BRUNO - Seria quase que uma fora-tarefa? 

FRANCISCO - N5o, nao era uma for9a-tarefa. Era uma equipe "do Paulo Lacerda", todo 

muTiit3も  fala em Paulo Lacerda e o C6lio Borges liberou tudo para ele, at6 avio. Foi isso o 

que capacitou o Paulo Lacerda para poder chegar a alguma coisa na poca. Ento, por ai voce 

v6: o combate ao controle do Estado sobre a policia, voc6 precisa da benevol6ncia de um 

ministro da Justi9a honesto como este. Se fosse o Paulo Maluf o ministro da Justia o Collor 

estac"a como presidente at li可e. 

BRUNO - Da para fazer uma compara95o quando era o Renan Caiheiros o ministro da Justi9a 

e hoルビ  o grampo do BNDES? 

FRANCISCO - Ah, mas o Renan Caiheiros 6 um politico, n6.6 Eu tenho o Renan Caiheiros 

corno crrn politico. No vou adjetivar ele como ladro ou como honesto, mas eu vejo ele como 

um 9olitico que j dormiu na sigla do Collor, migrou para o PMDB e agora estd ai para o PT 

Ent5o 6 um politico, nえo tem ideologia. Politico brasileiro n豆o tem ideologia, nえo tem partido, 

n5o tem nada, "6 o meu primeiro". Eu conhe9o poucos politicos brasileiros que tm ideologia 

de ptca, nらo ideolo紗a poltica de dogma, leninista, trotskista, que nem eu te falei, oddo esse 

neg6cio,. pra mim isso ai n言o deveria nem existir. Voc6 tem que ter um dogma mas dentro do 

Brasil. Como 6 que voce classifica os sem-terra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem- 

Terra) hoje? Como um movimento revolucionario que quer tomar o poder, como esto 



14 

dizendo ai? N5o 6 nada disso, rapaz. Voc6 tem que classificar o MST como um movimento 

sothth gae e就d buscarido alguma coisa. De forma errada, de$c'tユmprindo lei,6 por isso que 

nunca chega. Porque ele dh para o Estado o que falta para o Estado para reprimi-lo. Se ele 

ficasse s6 na reivindica9豆o, invadindo, que eu acho que tem que invadir, mas quando tiver 

reintegra95o de posse tem que sair. Tem que invadir. Porque se n五o invadir quem 6 que vai 

ligar irus sem-terra? Agora, nao pode d trancar estrada, saquear caminhao, fazer peddgio, aid 

guerrilha, tem que meter a borracha nesses caras e prender todo o mundo. Agora, o MST6 o 

unico movimento organizado de necessitados desse pas. Voce tem ai 10% do 6 nus de todo o 

territ6rio brasileiro, vai tomar banho. N6s temos proprietrios que tem terra a mais do que a 

Norcttga. 

BRUNO - Garisto, uma pergunta que 6 inevitvel porque faz parte da hist6ria da PF e do meu 

roteim como eixo do trabalho. Tu poderia fazer uma andlise tua do impacto da greve de 1994 

tanto 9 ara dentro da PF como para as categorias? 

FRANCISCO - Foi uma divis豆o, um marco de procedimento dentro da Policia Federal. At6 a 

gwv亡で e '94 ningu6m poia falar nada, ningum podia abrir a boca dentro da Pollda Fedeith 

Jd era lqgo chamado de comunista, ja era logo execrado por esses delegados do sistema. Esses 

delegados perniciosos politicamente que sempre se deixaram levar pelos chefes sistema 

Porque o chefe da policia, ele nao 6 policial. Voce veja, Renan Calheiros chefe de policia, Iris 

Rezende chefe de polfcia, Nlson Jobim chefe de policia, Mdrcio Thomaz Bastos chefe de 

pく・血j‘も,cunca botou oメnuma academia de policia para saber o que 6 um ffizil. E eles que 

nomeiam Diretor, nomeiam Superintendente em Sえo Paulo, para fazer investiga 豆o. E outros, 

Maurcio Correa chefe de policia, hoje 6 presidente do Supremo, foi ministro da Justi9a 

Alexandre Dupeyrat, o estafeta mais capeta de Itamar Franco, o paga-contas do Itamar 

Franco Afun9豆o dele era pagar as contas do Itamar Franco. O estafeta do presidente virou 

ministro da Justi9a. E uma vergonha voce colocar um quadro de um homem incompetente 

como o Alexandre Dupeyrat, um homem que nao sabe nada de direito nem nada de policia 

Voc6 colocar o quadro dele, porque tem os quadros dos ex-ministros, ao lado do Ruy 

Ba*ro's'a, lo lado de AbelaTdo Juremal Ta entendendo? Voce vai lh e ve, Alexandre Dupeyrat 

ao lado de Ruy Barbosal 

BRUNO - Oual foi o balanco das conauistas da greve de '94? 
、 	 ’ 	 ‘ 	 ~ 
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FRANCISCO - A greve de '94 estabeleceu que a Policia Federal n豆o 6 composta somente de 

enl亡S P:lD1 itiCO5, elaecompo就a de polithais que fizeram uma 夢eve para obter melhores 

condiF6es de trabalho, que fizeram uma greve pela n豆o ingerncia politica dentro da Policia 

Federal. Ent5o ai foi um divisor, eles viram que se eles nao usarem a Policia Federal 

politicamente escondido, por baixo dos panos, como estd fazendo agora o PT com o Paulo 

Lacerda, bem disfarado, escondendo o negcio, "ah eu liberei para investigar o 

BANESTADO..." mas a tira o delegado. Se voce n豆o fizer isso camuflado, n6s denunciamos. 

E foi a partir daquela greve que toda a popula95o brasileira soube que a Policia Federal tinha 

problemas. Porque o Tuma dizia que a policia federal era um FBI, e os caras ganhavam 

sthc1ti もe fome, uma corrup95o alarmante. O cara vem dizer que salhrio baixo nho trhs 

corrup戸o? Uma Ova. Eu estava uma vez l no Congresso e o Mrio Covas falou isso para 

mim como senador. Eu estava depondo ld, para falar dos problemas da Policia Federal na 

Comiss豆o de Seguran9a P立blica. E eu falei isso: eu falei "salrio baixo trs corrup9豆o". Ai o 

Mro Covas falou assim: "O senhor me desculpe, mas se fosse assim todos os lixeiros seriam 

cormtos. Porque o que eu acho 6 que a corrup9ao 6 uma questきo de principios e de 

personalidade, questao de bero, a pessoa n豆o se toma corrupta porque ela 6 pobre". Eu falei 

"Eu concordo com o senhor, s6 que se o lixeiro trabalhasse na ponte de Foz do Igua9u onde o 

cam、ひ古a a hora oferecesse para ele US$ 1 mil d6lares, ele seria corrupto, 訂m, todo lixeiro 

seria corrupto. E que ele nao tem acesso a mala de d6lares de cinco em cinco minutos jogada 

em lata de lixo. Ou o senhor acha que ele iria devolver essa mala, se ele est com a familia 

com fome sem dinheiro para comprar uma caixa de leite?" Ento a policia traz corrup9豆o, 

sint "O cara ganha 800 reais, nao paga uma faculdade nem dele, nem dos filhos. Ele apreende 

200 toneladas de cocana, que vale nao sei quantos bilh6es. Ele apreende n豆o sei quantos mil 

rel6gios, ele apreende 2000 aparelhos de fax, e chega em casa e est com o cheque especial 

dele estourado. O senhor acha justo isso?" Por que um juiz tem que ganhar bem? Porque ele 

V誠もm'ama senten9a de rn-n bilhao dizei-ido se a Varig tem direito de receber do governo ou 

n五o.. Voce acha que n五o existe juiz ladro? Existe, e muito. Ento quer dizer, se o cara ganhar 

bem, tem gente que acha um absurdo um juiz ganhar R$ 17 mil reais, porque fica dizendo que 

os miserveis ganham 240. Mas um miservel deste n豆o vai julgar uma senten9a de Estado 

Esse ftciz tem que ganhar 100 contos por mes, quantos juizes tem no pais? Essa 6 a minha 

opinio, pode ser cruel perante o salrio minimo, mas a minha opini豆o6 a seguinte. Voce tem 

que dar condi96es para o cara e fiscalizar ele. Como 6 que um juiz pode ganhar 5 mii, como 

ganha l自  em Sergipe e na Bahia? Tu est自  com um processo na m豆o de R$ I bilho 
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BRUNO - Qual o salhrio base de um agente federal? 

FRANCISCO - R$ 5 mii. Liquido dh R$ 4 mii reais 

BRUNO - Qual o saldrio base de um delegado, fim de carreira? 

FRANCISCO - Fim de carreira? 

BRUNO - Isso. 

FRANCISCO - Liquido? R$ 7 mil reais. 

BRUNO - Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, e te digo, justamente que o delegado 

Akit,rrrai falou isso. Dep抗s da greve de 1994, um agente consegue ter o salrio equかalerite a 

um delegado em inicio de carreira. 

FRANCISCO - Ainda n豆o. 

BRUNO - Mas se aproximaria o salario, que estava muito defasado anteriormente 

FRANCISCO - Esta defasado por culpa dos delegados, que eles n五o usaram esse poder 

po% せito. Como 6 que de%egado faz lobりno Congresso h可e, em 2003,agosto? 

BRUNO - E justamente isso, uma das coisas que quero descobrir 

FRANCISCO - Eu, para eu fazer um lobby no Congresso Nacional e lobby bom.Brasil6 que 

taxou s&by de coisa de gngster, de mafioso. Lobby existe no mundo inteiro, O que d lobkv? 

Lobby 6 uma reuniao de pessoas que v豆o ao Congresso Nacional reivindicar os seus 

interesses. E se esses interesses n5o forem os mesmos da na9豆o voce nao leva. Porque tem 

deputado decente ali dentro, nao tem s6 ladro ali n5o, tem muito deputado e senador decente 

O pes3oa'i fala: sin6nimo de deputado 6 bandido, nho 6 n5o. Eu conhe9o grandes deputados, 

duro,. fodido. Pessoa que chega na campanha e n五o tm dinheiro para fazer santinho一  So 

reeleitos ali, com o p6 no barro mesmo. Ent豆o voc6 tem grandes deputados ali, n5o 6 uma casa 

de vagabundos, de corruptos como a popula9ao brasileira tem nojo. Que nem meu pai falou 
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uma vez:" Eu tenho nojo de politico". E por isso, viu, Bertoldo Brecht, o analfabeto poltico 

E s6 voc6 pegar aquele texto ali, ai voc6 ve a popula9ao brasileira espelhada,6 por isso que o 

Fiそたase reelegeu, depois de ser cassado por cornip9豆o e fica agora aparecendo toda hora l豆  no 

lado da foto. Ent五o, voc6 tem grandes deputados. Como e que deputado sabe o que delegado 

faz? Eu vou lh e falo olha, voc6s estao criando uma Guarda Federal Fardada que nao vai ser 

util para a popula95o porque voce vai criar mais uma policia, e a tendencia brasileira 

uthiivci as policias. Poi que tem essa zona nos estados que ningu6m se entende? Porque existe 

policia militar e policia civil. O que 6 policia militar? Que 6 essa que voc6 grita aqui no 190 

Se a noite o cara estiver roubando o teu carro na garagem voc6 vai ligar para o 190, voc6 no 

vai ligar para a Policia Federal nem para a policia civil, nem pro ministro. Voce vai ligar pro 

190 e 'i vir um cabo e um soldadinho num carrinho para salvar a sua familia. Ento, a 

policia mais importante desse pais 6 a policia militar, na minha opinio e pr popula95o 
Ent豆o, voce tem a policia militar, como ela 6 composta? No regime militar, ela foi criada para 

reprimir. Ento, ela n豆o e nem pollcia, nem militar. Um militar, ele e treinado para extinguir o 

m1〕unigo, seおr fazer urn combate entre BrashI e Paraguai na 丘ontdra os caras est5o lh com 

200 soldados, eles v5o ter que matar aqueles 200 soldados para poder invadir o territ6rio. Se 

der pra invadir deu, se nえo der dane-se. Qual a muni9豆o que os militares usam?E para 

arrebentar a cabe9a do cara, 762, a mesma que os bandidos usam. A policia n豆o pode usar 

762. &n言o, eles tm que eliminar o inimigo. Ento, como d que voc6 pode ter uma policia 

militar rapaz?! N6s n豆o temos que eliminar o traficante, temos que prender o traficante. N6s 

temos que elimin-lo quando estiver em situa9ao de perigo, quando ele colocar em risco um 

outro policial ou um cidad5o. Mas a PM n豆o tem que ir para matar o traficante, quisera eu que 

fosse asthm. Eu queria ser um policial militar, para matar os traficantes todos. Ter poder para 

mat -los n6? Ele botar a m豆o na cabe9a se rendendo e eu dar um tiro na cabe9a dele. Quisera 

eu fazer isso, porque voc6 ve que n豆o adianta. Ele vai preso, paga advogado bom, ele sai, vai 

pra ma. E tal meus filhos, seus irm豆os, todo o mundo a merc6 desse traficante fdp. Mas eu 

ndo possu matar. Eu sou um policial federal, tenho que cumprir a lei, eu nao saio fora da lei 

Se eu saio fora da lei, acabou o sistema. Por isso 6 que o MST se ferra, na minha opinio. Por 

isso 6 que eu nao gosto do MST. Porque sai fora da lei se rala, porque nao tem nada que possa 

progredir fora da lei num sistema legal. Se voce sair fora da lei acabou, estd entendendo? Se 

voc- t-onseguir sair fora da lei e nao for punido, acabou o sistema. Que seja ate para burlar o 

paqulmetro. Acabou, n豆o adianta. Por que inventaram a tolerncia zero? Que foi a coisa mais 

brilhante que ja se fez, tolerncia zero. Por que toler合ncia zero? Por que se o cara pegar um 

ma9o cigarro desse aqui e a mesma coisa que assaltar o BANESTADO. Porque atraves de um 
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furto de um cigarro desse aqui6 que o cara chega ld ao BANESTADO. E a consci6ncia que 

ele prova a uma na9ao. Aqui nao d自  nada, aqui nao da porra nenhuma. Agora o governo do 

PT esth colocando os bandidos todos na rua. Porque tiraram a classifica9豆o de periculosldade 

que havia antes, eles tiraram. Agora 6 trfico de interesses tamb6m. O cara ta preso, e j自  pode 

ir pra rua. Voce prende e ele vai pra rua. Ta cheio de bandido na rua que 6 pr esvaziar as 

cadeias. 

BRUNO - Pela sua fala, tu falou que seria ento a favor de uma policia estadual unificada? 

FRANCISCO - Claro, claro isso que tem aqui n5o existe em nenhum lugar do mundo. Agora, 

eu SVCt a favor que h可a -ama policia uniformizada, e n5o fardada. Farda 6 coisa de milico, 

coisa de militar. O militar tem sempre que andar fardado at6 para o inimigo identificar, seno 

6ilegal pela Conven9ao de Genebra. Um militar sem farda 6 considerado espi5o, pode morrer 

na hora fuzilado. Tem que botar uma farda para o cara te ver, e pra n豆o matar o cara errado 

Agcir, uniformizado, ピ  outra coisa, uniformizada d a Policia Rodovidria Federal. A Polfcia 

Rodovidria Federal tem que ter uniforme. Se ele nえo t uniformizado e ele manda a carreta 

parar, ela passa por cima dele. Agora chego eu l自  na estrada: 'Policia Federal", eu t 

identificado pelo uniforme, de colete com a insignia na frente e o nome nas costas. A Policia 

Ro&itri tem que ter imiforrne, a PM tem que ter uniforme, nらo farda. 

BRUNO - Seria um modelo de academia丘  nico, como o americano?. 

FRANCISCO - Claro. A o inicio de tudo seria pela Academia. Porque agora voce tem dois 

diretores de Academia, duas Academias, dois professores, dois refeitrios 

BRUNO - Pela sua avaliac豆o o Ex6rcito aceitaria isso? 

FRANCISCO - O Ex6rcito n5o tem que ser consultado para isso 

BRUNO - Mas de fato ele 6 . 

FRANCISCO - E outra coisa no Brasil,6 uma excrescencia brasileira,6 voc6 estar 

consuftando o Ex6rcito para algumas quest6es que n豆o t6m nada a ver com o Exビrcito. O 

Ex競に展！さも a seguran9a da na 哀o, da patria, cic・  territrio. Ou uma como95o interna de levantes, 
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de golpes de Estado, s6 isso. Os caras n五o t6m que opinar sobre seguran9a, n5o tem que 

opiriais *re nada. E hoje voce tem generais a que nunca entraram numa delegacia 

comandando pessoas da seguran9a, como teve at6 ontem a. Quem controla todo o sistema de 

informa9ao brasileira, a ABIN,6 um general. E la na ABIN voc6 tem agentes que fazem 

investiga9豆o de trfico de drogas. E agora foi aprovado na Camara que agente da ABIN vai 

andar armado. Vai ser- o primeiro agente a andar armado no pas, no mundo, tirando James 

Bond.., aAue ele pode. E agora al6m do James Bond, a ABIN vai poder tamb6m. Os militares 

teriam que ser treinados, eu tenho uma id6ia de militar, de tipo profissional. Voc6 tem 300 

mil militares no Brasil hoje. Voce manda embora 150 mii, pega o dinheiro destes 150 mii e da 

para iig配s outros l50 mii que ficaram, e -voc vai ter uma tropa de elite militar. Melhor do que 

pegar um garoto e tirar da faculdade aos 18 anos e jogar ele para dirigir e fazer compras ao 

comandante, mulher do coronel. Isto 6 uma excrescencia e voce chama isso de Ex6rcito 

Brasileiro. Se n6s tivermos que fazer confronto com algum pais n6s tamo 6 ferrado, porque 

es匠 ttcdo to velho enferrujado, que o Exrcito s6 6 capaz de dar tdtano nos garotos que esto 

la dentro. Tudo ferrado. Ja viu os equipamentos como esto velhos como os nossos? Uma 

vergonha. Os militares ganhando uma mis6ria. Ent豆o voce tem que tirar essa metade e 

profissionalizar a outra metade, dar valoriza9きo para ele, que ele pense que 6 importante. 

Poiqcit tie est com a cthe9a na represso ainda. Outro dia eu bati o carro aqui na Arithade 

Freitas no farol, e o cara PA, me bateu do lado do carro, atrs p6, tava errado. O cara foi sair 

fora, passar em primeira, sabe, para ganhar um carro ele carro arrisca bater um. Eu parei, do 

meu lado estava vazio, ftii piscar para ele, ele piscava em primeira, na pole position, parecia 

carro de cor-rida. A ele saiu e pegou minha lanterna. Caracas... A eu desci e falei "Por que 

voce fez isso ai cara, p6一" Ai ele quis discutir comigo. Mas eu falei: "P6, mas voce est 

totalmente errado". Ele: "Ah, mas eu sou coronel do Ex6rcito.". Eu disse: "Eu quero que voce 

se dane, se voce 6 coronel do Ex6rcito, ningu6m mandou voce nao estudar. Eu tenho culpa 

que' c'ci（えも  coronel do E×もrcito? Eu nらo tenho culpa, voce vai pagar a minha porra da 

lanterna".. Ele falou: "Al-Iナ  mas eu n豆o vou pagar". "Ento eu vou encher tua cara de bolacha e 

voc6 n豆o precisa pagar minha lanterna, t bom? O coronel: "Mas o que 6 isso?" E isso 

mesmo, eu vou encher tua cara de porrada e voc6 n豆o precisa pagar nada. Eu fico com meu 

prejcruzxr e voce fica com suas porradas, seu besta. Voce 6 coronel do Ex6rcito, e dai? No te 

ensinaram a dirigir naquela merda ld ou voce s6 dirige tanque?" Porque que esse cara desceu 

do carro e falou que era coronel do Ex6rcito? Porque ele 6 daquela 6 poca da repressao. O cara 

falava, "Sou capit5o!" Voc6 podia morrer, ele te prendia, levava preso e sumia com voce 

En1そic'そcrri -at6 nas terias das familias dos taras, tomavam as terras, dizia que era tudo 
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comunista. Grilando as terras dos caras que eles prendiam. Como na Argentina, matavam e 

ficsccm tom os filhos, thsi.ibuia os filhosびa um monte de gente lh.h Ent五o que dizer, militar 

precisa ser valorizado. E hoje ele 6 um hibrido, ele nao sabe o que ele 6 .6 Voce tem uma 

Marinha que n五o tem guarda costeira. Voce tem uma Aeronautica que n豆o tem controle de 

avia9ao. 

BRUNO - A lei do tiro de abate ja foi aprovada? 

FRANCISCO - Foi nada, sao uns cagalh6es, os Estados Unidos nao querem que aprove 

poltrcL尼ie faz opera瞬o screta nas nossas伽)nteiras e n6s aturamos. Isso aqui 6 uma sucursal 

dos Estados Unidos. Pensei que fosse mudar com o Lula, mas o Lula 6 responsvel pelo Bush 

de novo ai no investimento. A lei do abate tem que ter. Porque o abate 6 muito simples, voce 

intercepta um avi豆o com uma tonelada de cocana la na Amaz6nia, o cara fica mandando 

beijoI rra vce.e E voce de Mirage ali, do lado dele, baixando trem de pouso, que d a linguagem 

internacional, mandando ele pousar. E pelo rdio fala pra ele pousar. Que pousar nada. Ele faz 

assim 6 (gesto obsceno), daqui ha pouco ele vruummm e pousa lh assim no meio do mato e 

dai? A Policia Federal mais prxima fica a 3 mii quil6metros. Eu estou falando de Brasil, no 

esteia h&ando de Fran9a AFran9a 6 uma bunda de periquito, do tamanho de Sho Paulo. Os 

caras tm mania de querer comparar o Brasil com Fran9a, com Alemanha, com Itlia. A Ithlia 

6 uma lingui9a, uma peninsula jogada num canto lh, quando voce vai comparar 

territorialmente com um pas como o Brasil. Territorialmente, porque tem um P113 maior que 

o nosst, 20 vezes maior que o nosso. E a lei do abate, h可e voc6 n言o pode abater avio. E eu 

acredito a1ue se for aprovada a lei do abate., voce n豆o vai precisar abater nenhum. Porque 

depois que tiver, eu duvido que eles v5o ficar voando pra baixo e pra cima carregados com 

cocaina, com papagaio, arara, pele de jacar e o caramba. Aquilo ld 6 uma zona. Fora o 

con'rrdtr&io de cassiterita, min6rios raros, ningum liga. E umaかada, ningu6m liga. Agora o 

SWAM o SWAM 6 louvvel, uma belez& Acredito que daqui mais uns 5 a 10 anos n6s 

teremos um sistema perfeito. Eu fui l自  para fazer uma visita ao SWAM, hoje o diretor do 

SWAM 6 meu amigo particular, o H6lio Madalena, e 6 espetacular aquilo ali, parece que voce 

es誠 rros Estados Unidos: avi6es, rastreadores, esto fazendo bases tamb dm. Agora voce tem 

tambdm o Pr ーAmaz6nia porque nえo adianta o SWAM identificar um avi豆o e a Policia 

Federal estar ha 2000 kms de distancia. 
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BRUNO - Na sua opinido quem guardaria a fronteira,6 fosse a Policia Federal, ou quem 

poltf」itw r? 

FRANCISCO - N5o, quem tem que guardar a fronteira 6 o Ex6rcito. E uma das fun96es 

bdsicas do Ex6rcito 

BRUNO - Mas ent豆o seria como a Gendarmeria da Amentina? 
~ 

FRANCISCO - Nao, isso aqui n豆o 6 nada. E s6 usar os militares e treinar os militares de 

frontthra diferente de um soldadinho de )8 anos. Hoje eles falam que o Ex6rcito nao tem 

COrn臨う&s nem preparo, porque; voce tem algum irmo de l 8 anos? Imagina pegar aquele seu 

sobrinho, ou vizinho, ou algu6m que voc6 conhece de 18 anos, que fica ouvindo rock o dia 

inteiro, mete uma farda nele, e bota pr policiar a fronteira, cara. E isso o que eles fazem e6 

isso o que eu digo que n豆o pode. Voc6 tem que treinar. Patrulhamento de fronteiras tem que 

se-i佐  'Lt -por pessoal espeializado, tem que ler treinamento para a pessoa ir para lh 

BRUNO - Pelo Ex6rcito? 

FRANCISCO - Pelo Ex6rcito, pela Marinha, pela Aeron自utica, nas regi6es onde tiver rio, 

couro Foz do Igua9u e outros, voc6 coloca a Marinha pra 可udar. Agora, tem que ser gente 

especializada, n豆o d自  para jogar um garoto de 18 anos l para virar fiscalizador de fronteira. E 

a Policia Federal atuando junto, atuar sobre aqueles que desobedecerem ao Ex6rcito. Agora, 

em todo o mundo a policia de fronteira 6 feita por militares, no mundo inteiro. E voc6 tem 

junto t-orri eles a Imigra らo, que faz o controle de estrangeiros, que o Ex6rcito nらo tem estudo 

para isto, nきo tem aprimoramento para isto. Tamb6m at6 podem fazer, se for o caso, s豆o 

funcionarios federais iguais a n6s. Da se voc6 treinar um cara desses que nem a um agente 

federal. Entdo, voce tem atuar na parte de trfico, contrabando. Entao voc6 pode ter uma 

eqtrip do Exdrcito policiando a fronteira e pode ter uma equipe da Policia Federal para fazer 

os ilicitos de fronteira, isso ai que 6 certo. A Policia Federal atuando como uma Policia de 

combate a Entorpecentes, Contrabando, Imigra95o junto da Policia de Fronteira, que seria 

papel dos militares, trabalhando junto. Como n6s temos hoje na Ponte da Amizade ld em Foz 

do電cuVci, tem a Polcia'ederal e a Receita lederal. Mas o Exrcito n5o ta.a E porque? Porque 
eles acham que o Brasil hoje n豆o tem problema de fronteira com seus inimigos. N6s temos 

8.000 mii quil6metros, sendo que metade sao de fronteira seca, que nao tem demarca9o 
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geogrfica nenhuma. Voc6 vai em Ponta Por, e do outro 6 Pedro Juan Caballero (Paraguai), 

do tta'cio 'rado da rua no も  mais Brasil. Ento 'voc6 precisa ter un〕拓rte, precisa ter Exrcito 

nesses locais. La tem um quartel do Ex6rcito que fica a 3 quil6metros da fronteira, eu j合  tive 

la.a Fica a 3 quil6metros da fronteira, e fazendo o que eu n豆o sei. Ah, "para quando o Paraguai 

invadir o Brasil, algu6m d自  alarme: Eles t豆o invadindo, e a gente sai correndo e enfrenta eles! 

ProrrCc, vai ld fazer guerra" Ento, eles ainda tratam o Ex6rcito como se fosse ter guerra 

amanh., eles preparam o Ex6rcito para uma guerra que seria amanh五.五  Gastam milh6es de 

reais com fuzil, com baioneta, com equipamento, para fazer uma guerra amanh5.5 E n6s 

sabemos que a ltima guerra nossa do Brasil foi contra o Paraguai. O Brasil n五o 6 belicista, a 

ATgtrI'l1Tra tamb6m nho も  .も  Em nossas fronteiras nらo ha nenhum pas tentando tomar tenit6rio 

Paragaai,. Argentina, Peru7 Col6mbia, qual6 o pais que quer bronca, disputando territ6rio com 

a gente? Ja ouviu falar? Ento para que ter esse Ex6rcito monstruoso, que vai ter alguma 

guerra amanh豆? Quem tem de ter isso d a Coria do Sul, do outro lado 6 a Coria do Norte, 

Afeg-arrs-tao, Siria, Iraque, se nao tiver fronteira militar -ld o cara ta ferrado. Como os 

israelenses com os libaneses, os palestinos, a tem que ter ex6rcito. Agora, no Brasil, por que 

essa maquina militar, pr que? Voc6 vai no Rio de Janeiro, tem um efetivo do Exdrcito de 30 

mil homens. 

BRUNO - Uma das raz6es seria para controle interno, correto? 

FRANCISCO - Voc6 tem um quartel que d豆  4 quadras, rapaz, em Fortaleza... 

BRUNO - Qual a raz豆o para um contingente interno militar tao grande? 

FRANCISCO - Nえo sei. Voc6 vai aqui no lago tem quartel, no Lago Sul, fazer o que no Lago 

eu nt, s-ei' Isso 6 uma piada, rapaz. Ningum quer mexer nisso a.Agora, eu estou apontando 

nos dedos das Foras Armadas, mas a Policia Federal tamb6m est cheia de erros. A Receita 

Federal ta cheia de erros. Esta tudo errado. Esse tudo errado 6 desabafo, claro que n豆o est 

tudo errado, voce tem que pegar as coisas boas e consertar as demais. A Policia Federal hoje6 

um irrsrumento de Estado. Agora, quando ela se torna a Policia que todo o mundo respeita 

quando ela prende traficante, quando prende l合  e estoura vai ld prender o deputado todo o 

mundo gosta. Quando a gente vai l自  prender o Jos6 Carlos Gratz, prendemos o Jos6 Edmar 

aqui de Braslia, todo mundo gosta. O Gratzjh foi pr rua, o Edmarj a foi pr rua. O problema 
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n五o d prender, o problema 6 manter o cara preso, por que nosso sistema6 uma porcaria. Um 

depa'utuo tem imunidade parlamentar 

BRUNO - Em rela95o interven9五o federal no Espirito Santo. Todos sabemos que n豆o houve 

por vccra ie interfernth poltica. Agora porque realmente nらo houve interven瞬o federal l? 

FRANCISCO - Politica. A candidata a vice-presidente, a Rita Camata amea9ou o Fernando 

HerrtIcce航zendo que se eie fizesse interven瞬o ela n5o iria mais ser vice do Serra, no meio 

da campanha. Porque o marido dela 6 suspeito, nao culpado, suspeito tamb6m de falcatrua ld. 

E tudo isso... 

BRUNO - Tem um detalhe ai.i Voc6s trabalham com a no9五o da oportunidade. De se 

antedrar ao desenvolvimento do crime, correto. A pergunta d de ordem l6夢Ca. Como6 que a 

Le Coca1 l2ode se desenvolver tanto, queria a tua opini豆o como profissional? Agora ha um 

escandalo nacional com a Le Cocq, mas o Esquadro ta no Espirito Santo hd 25 anos. Ela teve 

origem no Esquadro da Morte do Rio de Janeiro, migrou para o territ6rio capixaba e 

rnTigaでプrn viu 1? 

FRANCISCO - Isto, exatamente. Agora, como 6 que exerce a influencia? E essa rela9o 

policiaf com o Estado. A Federal nきo consegue ficar desse jeito a porque a rela9豆o delad 

pくWL1?&JLQ cara pede um favor, toma a,eSく・meフ e deixa a gente em paz. A gente est 

prendendo contrabando, cocana, est prendendo cara que fez isso, cara que fez aquilo, que 

fez evas5o de divisas. Essa rela9ao, ela 6 pontual, ela n豆o 6 institucional. Mas a rela車o das 

policias civis e das militares com o governo do estado jh 6 institucional, pontual, jd 6 tudo,6 

urna i'imfiia s6.6 E o governador se nao gostar tira. A bota um secretrio da Seguran9a Pblica 

do mesmo jeito que um deputado federal bota um ministro. Um secretdrio de Seguran9a 

P丘blica 6 um promotor ld do estado que nunca trabalhou nem na Vara Criminal, s6 na Vara de 

Familia, mas 6 sobrinho do governador, bota ele de secretrio de Seguran9a Publica. Do dia 

pam 'a "ntite ele vira o chefe da policia militar, o chefe da policia civil, sem nunca ter ouvido 

falar em policia. E igual aos nossos ministros aqui 

BRUNO - Garisto, aproveitando este debate, qual a sua opini五o sobre o secretrio Luiz 

Edua心： ' Soares? 
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FRANCISCO - O Luiz Eduardo Soares 6 um profissional da seguran9a publica. Ele n5o 6 um 

prfriit-o, rirt ele 6 um etathoso e tem o men respeito. Porque ele tem pr可etos, por exemplo, o 

Luiz Eduardo Soares, que ele mesmo tentou, eu tenho certeza, que eu conhe9o o Luiz 

Eduardo, eu tenho certeza que ele ia estar decepcionado. Talvez se ele pudesse politicamente 

ele chutava aquela porra daquele cargo dele ld e ia embora, porque ele sabe que nao vai 

cOrrsビgciir fazer porra nenhuma la, ele jd 匠u a porcaria que d .d Ele ndo vai conseguir fazer 

nada. O Luiz Eduardo d a favor da extin9豆o do Inqu6rito Policial. Luiz Eduardo 6 a favor da 

fus豆o das policias, Luiz Eduardo 6 a favor da distancia da policia com o Estado. Ento, ele 

sabe que vai passar por a e vai queimar o filme e o nome dele, acabou. Por que ele sabe, o PT 

defethia isso e agora faz a mesma coisa que o Fernando Henrique fazia, que o Itamar Franco 

fazia. Todos eles, desde D.. Pedro I e II fazem isso. A mesma coisa. A Policia Federal hoje6 

controle do PT, exclusivo, s6 faz o que o PT manda, atrav6s do seu Paulo Lacerda que6 

ligado ao PFL, estava te contando. Ele se aposentou, ficou 8 anos aposentado trabalhando no 

gabfrr了叱  do Romeu Tuma. Trabalhando de estafeta, estafeta, fazendo servicinho ld 

BRUNO - A gente pode afirmar que o Tuma foi para a PF pela sua liga 豆o com os militares? 

FRANCISCO - Claro. A primeira vez que ele foi nomeado para a Dire95o-Geral foi pelo 

Sarrit.Et Samey era tampo aqui, n5o era nem pra ser ele. Quem tinha de ter assumido era 

Ulisses Guimares. Naquela histria famosa de que o Tancredo n豆o tomou posse, como 6 que 

o vice tomou? E eles tiveram que discutir isso, ta aqui a Constitui9豆o. E eles botaram o 

Sarney, que foi presidente da ARENA (Alian9a Renovadora Nacional, partido oficial do 

regrrm rrrilItaり A o cara ficou 3 anos e ainda ganhou mais l Loteou o pas todo para ficar 
mais i 

BRUNO - O Tuma ficou de 1985 a 1992, correto? 

FRANCISCO - Ficou 10 anos na Policia Federal. 

BRUNO - Na greve ele ainda era D-G? 

FRANCISCO 一N5o, era o coronel Romえo, ele jd tinha saido 

BRUNO - Esse coronel era do Exdrcito tamb6m? 
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FRANCISCO - Do Ex6rcito, da guerrilha, ele trabalhou na CONAB (Companhia Nacional de 

Ab翌sLt1mento), deu um golpe, de R$ 50 mil%らes de reais na CONAB. Golpe n五o, pr可uzo, 

deixou feり豆o apodrecer, n豆o distribuiu, entendeu? Um coronel maluco, nunca viu uma policia 

na vida. Os caras acham que os militares fazem a escola de Agulhas Negras e que la se forma 

tudo, forma ministro do Estado, forma politico, forma de tudo. E esse coronel era um 

desprparado, falteado, dd a肥 pena dele 

BRUNO - Eu tenho uma pergunta de fundo. A rela9豆o, pelo menos na vis豆o da FENAPEF, e 

as airthtti戸es da PF com a AB1N, qual deveria ser? 

FRANCISCO - A ABIN, ela tem que existir. Como o SM teria de existir. Esses servi9os do 

Estau*,叱 informa9o do Estado, do presidente da repdblica, do Executivo, tem que existir 

Tambdm nao vou ser radical de dizer que tem que acabar com o SM, tem de acabar com a 

ABIN. At6 porque o presidente da Rep丘blica vai viajar para Porto Alegre amanh5 e ele tem 

que saber se ele vai tomar torta na cara ld ou se v豆o jogar ovo na cabe9a dele ou se n五o vo 

Tem tceier um servi9o de informa95o, sevら  o irradir a fazenda dele e fumar um charuto dele 

lh.. Tu acha que a ABIN nao sabia disso? Tu acha que a ABIN nきo sabia que os sem-terra iam 

invadir a fazenda do Fernando Henrique? Eles deixaram invadir para poder descer o cassete e 

colocar os sem-terra cairem no descrdito. E os babacas, os cabecinha de ovo, aquele St6dlie 

louco, aquele e que quer a revolu9ao. Quando os caras falam que o Stdile isso, que o MST 

aquilo．ン  o B6ris Casoy fala isso todos os dias. O B6ris 6 um retrgrado de direita assim como 

esses merdas de esquerda. O B6ris fala assim todos os dias: "A verdade do prop6sito do MST 

6uma revolu9ao, ele quer implantar o regime comunista no Brasil". E o B6ris 6 um homem 

intehtrfte, B6ris Casoy も  um homem inteligente, ento de est fazendo uma m証dade 

Porue o meu pai falar isso 6 ignorncia, o B6ris Casoy6 maldade. Quem quer uma revolu9o 

comunista, uma revolu9えo trotskista, stalinista 6 o St6dile e mais meia-dzia de vermeihinhos 

que esto em volta dele. S6.6 Agora, voc6 taxar o Movimento Sem-Terra, um dos movimentos 

math importantes desse pa(s, porque no dia que resolver o problema da reforma agrria, isso 

aqui vira o Canad自, ningu6m enxerga isso ai.i Eles querem continuar fazendo esses latifndios 

porque hoje o pre9o da laranja, o pre9o do caf, ele 6 controlado porque voce n5o produz tanto 

quanto voc6 produziria. Voc6 derrubaria, o Brasil produzindo junto com todo o mundo, em 

toda a sca terra. Veja a nossa extensao tenil.o 誠pega o mapa mnnth. E n6s temos ainda 90% 

da nossa terra sem plantar, 90%, cara, sem plantar. Eu nao to falando em 25%, falo 90%. O 
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dia em que o Brasil assumir o seu carater rural e assentar esses sem-terra, n6s vamos ser uma 

coisa rio mundo, porque daqui hh pouco alimento 'vai ser igual combustvel. Daqui ha pouco, 

com essa popula9ao crescendo, daqui h' pouco que digo 6 50 anos, 100, voc6 vai ver o que 

vai acontecer com o mundo. Quem tiver planta9ao de feijえo vai ganhar a mesma coisa que o 

dono do po9o de petrleo no fraque, voc6 entendeu? Quem tiver planta9五o de trigo, de arroz,6 

a rites-rn-a: coisa que achar petrleo, porque os caras vao cagar pro petrleo, porque vo estar 

morrendo de fome. Nえo vai ter comida para todo o mundo, essa 6 a minha previso 

BRUNO - Deixa eu seguir no tema do MST. A atribui9豆o da Ordem Politica e Social 6 da PF, 

corIt1Lt' 

FRANCISCO - Da PF. 

BRUNO - Agora, eles, a ABIN, eles fazem controle do MST tambm. No dd choque de 

interesss?De atribui戸es? De lealdades? 

FRANCISCO - Da PF 6 s6 o enquadramento da violaao. A ABIN 6 que tem que controlar os 

moc'f -rrerr&s sociais, atravs do seu servi9o de informa96es, qued para isso. Por issod que eu 

falo da legalidade da ABIN. tem que existir a ordem legal para o servi9o da ABIN. E ela que 

tem que saber se o St6dile 6 revolucionhrio e se todos no MST s5o revoluciondrios. 

BRUNO - E porque que ela n5o opera pra fora? Ao menos na opinio da FENAPEF. Por 

exemFio, adido polici誠no seria o caso de pr algum oficial de inteligencia 

FRANCISCO - Ah, mas isso ai 6 outra excrescencia. Isso 6 pros caras ganhar dinheiro. N5o, 

isso血 'iti先ito para os delegados ganhar dinheiro.Na pratica nらo existe 

BRUNO - Deixa eu reformular a pergunta. A PF n豆o anteciparia uma s6rie de crimes se 

ti've t gと  rte investigando em Miami h可e7 

FRANCISCO - Claro que sim. Ela n5o pode investigar, mas s6 com a troca de informa9 6es 

com a lithitia local. Mas esse agito cascata que criaram ai, digo pela minha experiencia, eu fui 

chefe da Policia Federal em Buenos Aires por 2 anos e meio 
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BRUNO - Em que 6 poca? 

FRANCISCO - 1983 e 1984. S6 que eu n五o era adido. Eu era chefe de seguran9a na 

enl&Kada do Brasil na Argentina, que estava em guerra ld, os caras amea9ando de invadir a 

embaixada. Eu fiquei 2 anos e meio ld.d Eu tenho uma filha que nasceu em Buenos Aires. Eu 

fiquei dois anos e meio lh, mas nao era adido, n言o tinha contato com policia l自. Eu era 

seguran9a da embaixada, do embaixador e da sua familia. 

BRUNO - Mas, os italianos numa opera9豆o anti-mfla n豆o operam no Brasil, por exemplo? 

FRANCISCO - No operam, nem a DEA opera no Brasil mais. Antigamente operavam, mas 

agom iit, operam mais. O chelotti acabou com isso; e isso 証 tamb 6m 可udon a derrubat o 

Chelotti porque ele foi contra isso a. Antigamente os agentes do DEA chegavam aqui e 

mandavam nessa porra toda. Eu mesmo trabalhei com eles. Uma vez eu desobedeci um cara 

do DEA. Eu estava em Campo Grande infiltrado vendendo 6 ter e acetona e os caras vinham e 

diziarri: ai'r, tu tem que ir para Cuiaba, porque eu descobri um cara ld.d E eu: "Ah, vai te ferras 

rapaz. Eu n5o fiz concurso pro FBI n豆o, eu fiz concurso para a Policia Federal brasileira. Vai 

la em cima, fala com meu chefe em Brasilia, se o meu chefe mandar eu vou." Eu disse: 'Voce 

que interferir no meu servi9o, quer me mandar pra Cuiab!" Ele: "E mas n6s que tamos 

pagando tudo!" Eu mandei ele enfiar o dinheiro naquele lugar. "Pra mim vocs n豆o to 

pagco nada, voc6s devem estar dando dinheiro 6 l自  em Brasilia. Pra mim o dinheiro que 

vem pra mim vem da m豆o do meu chefe." E a primeira briga que teve de policial federal com 

o DEA fui eu que fiz. 

BRUNO - Quando foi isso? 

FRANCISCO - Em 1981, 1982. Depois quando eu voltei da Argentina e fui pra 

Entoi-peeentes, mais briga. Eu nao aceitava a ingerncia deles. Porque esses americanos s言o 

um grande bando de fdp. Eles criaram um Estado drogado. S5o um Estado de drogados. Se 

pegar os componentes da Casa Branca, n5o sei o percentual, mas muita gente ali cheira 

cocana naquela porra. Todo o mundo cheira cocana naquela porcaria daquele pais, voc6 v6 
no 費'Ir」鰐糾 todo o mumto cheira como se fosse coisa normal. Ento eles criaram um pas 
consumidor. Em vez de eles atacarem aquela porcaria de consumo, porque se n豆o tem 

consumo: "quer ver, se eu nao fumo cigarro, o cara vai vender este treco para quem? Ele, o 
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fabricante de cigarro, s6 vende esta porcaria porque eu t6 aqui fumando igual um babaca." 

Sethto血n五o vendia essa titica aqui, a mesma coisa 6 a droga. Conclusらo, se nEo tiver 

consumidor, n五o tem drog& Mas que que eles fazem? Eles fazem um combate de bosta l, no 

reprimem, a vem atacar a Col6mbia, vem usar o Brasil para reprimir os grandes traficantes. E 

querem a Policia Federal brasileira inteirinha fique a disposi9ao deles para pegar a maconha 

que c"ai pra l. Mas quando se apresenta um plano que nem eu apresentei um plano estadual 

em So Paulo, identifiquei todos os grandes traficantes do estado de S五o Paulo. 1 ano e meio 

eu trabalhei nisso, 1 ano e meio sem prender ningu6m. S6 levantamento, da manhき a noite, 

sbado e domingo, eu e mais 10 agentes. Eu identifiquei todos os traficantes grandes, 

ramtht-abes e o caramba. "E, agora, vamos prender?" Que nem eles fizeram no Rio, que eu 

fiz tambdm, Opera9豆o Mosaico, onde morreu o Toninho Turco, e outros. Que eu ajudei junto 

com Pedro Dervante, tudo n6s investigamos. Ficamos 1 ano investigando quem 6 quem no 

trfico no Rio de Janeiro, naquela 6 poca (obs. nossa: meados dos anos '80). Em S豆o Paulo a 

mes-rrra coisa. Ai, custa dirtheiro para fazer isso. A PF nao tinha dinheiro nem para comprar 

papel hij6nico. Ento n6s apelamos pro DEA. Eu peguei o meu estudo, outro colega pegou o 

seu, condensamos num relat6rio dessa grossura assim (obs. Garisto abre a m5o at6 quase um 

palmo de diametro) e fomos para o consulado americano. A fiz uma exposi9豆o com slide la 

para ris pthiciais americanos, com varinha, dizendo quem era quem e quem nらo era. Qual era a 

quantidade de droga que eles botavam no mercado paulista 

BRUNO - No sei se tu pode falar, pela quest豆o da confidencia e sigilo, mas qual era a 

pm く・  r o nesta 6 poca de pessoas conhecidas, membros da classe dominante, elites politicas, 

dirig,entes empresariais, neste teu levantamento? 

FRANCISCO - Nada, nada, esse pessoal tu n五o vai pegar no trfico, n5o assim. Esse pessoal 

tu vii rcgaT 6 no dinheiro, na lavagem de dinheiro. Agora pra voc6 dizer que o dinheiro que 

circulou do trfico e 6 o mesmo que ta lh no Bradesco, por exemplo,6 muito dificil de 

concluir. E complicado, voc6 nえo vai pegar envolvimento de politico no trfico,6 dificil.A s 

vezes aparece um ou outro, entendeu? Ent豆o voc6 ve por exemplo, voltando ao levantamento 

Eu fiq-ui meia hora expondo. E no final fii conversar um por urn e o chefe do DEA. Sabe o 

que me falaram? Que os Estados Unidos nao tem interesse em participar de uma opera9o 

dessas porque essa droga vai ser toda consumida aqui. Os EUA s6 tm interesse na droga que 

vai pros Estados Unidos. Falaram na minha lata igual eu t6 te falando agora 
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BRUNO - E o controle sobre 6 ter e acetona, isso pode ser feito. No poderia ser feito a partir 

daひ  rp1t produ95o da血thl5tfl畝  

FRANCISCO - Ns temos feito. Ns temos um setor que se chama Delegacia de Controle do 

Qtthirkひ. J e feito. Agora esse servi9o que n6s temos iniciou em um servi9o de infiltra9o 

que n6s fizemos, sobre o 6 ter e a acetona. Mas eu acho que esse controle de quimico, isso ai 

acabou ficando uma coisa politica tamb6m, acabou ficando um controle sup6rfluo. Voce tinha 

de proibir isso ai, punir os fabricantes. Mas ai ficou um neg6cio mole, o cara compra uma 

firirra 呪  criasma, des-via. E outra, o controle cIo qumico, o cara nミo conse母ie .comprax aqui, 

mas compra no Paraguai7 onde n豆o tem controle. A a Rhodia nossa aqui, faz uma venda de 

6ter e acetona pro Paraguai, de nえo sei quantos milh6es de litros. E todo legal,6 exporta9五o, 

inclusive essa venda vai pra balan9a comercial. E l no Paraguai eles v豆o, compram e entra 

tudo叱 'ulta. Do outro lado da rua pode vender 6 ter e acetona, do lado de cd ndo pode. Isso ai 

6baboseira. O que voc6 tem de fazer, s6 existe um m6todo pra voc6, porque acabar, no 

acaba. Para voc6 controlar o trfico, n豆o o traficante, mas at6 o traficante menor, voce tem 

que controlar o dinheiro dele. Voc6 acha que Fernandinho Beira-Mar, dentro da cadeia, 

inじひlriccri*vel, ele consegcie ser lider do trfiじo aqui fora, e porque? Porque os tenentes dele, 

distribuem dinheiro. Ele tem muito dinheiro. 

BRUNO - Eu como leigo n豆o posso imaginar de que um cara que saiu da favela Beira-Mar, 

em Dtt'qtre de Caxias, Baixada Fluminense, vai saber operar no sistema financeiro da noite pro 

dia, corrreto? 

FRANCISCO - Claro que n五o. Se voc6 atacar o dinheiro dele. A hora que n6s fizermos um 

rastreajmrrto pra valer mesmo, nao essa cascata de fora-tarefa mentirosa a. Se voc6 fizer um 

controle real do dinheiro do Femandinho Beira-Mar; ai voc6 vai abrir a Folha de Sao Paulo e 

vai ler: Femandinho Beira Mar assassinado na cadeia. Acabou, o poder de comando dele, o 

poder dele 6 por causa de dinheiro. Todo o traficante tem poder do dinheiro. Aquele pessoal 

do恥武it 3aneiro, exerce aquele poder na favela,6 por causa do dinheiro. E onde est aquele 

dinheiro? Voc6 n5o tem que subir morro, n豆o precisa prender traficante nenhum, cara. Voc6 

n豆o tem que subir morro, se voc6 prende 3 traficantes matam uma crian9a de 10 anos. Para 

mim, n豆o serve 3 traficantes por 1 menino. E uma troca besta. N五o tem que fazer opera9do no 

morro nenhuma, nada, zero. Voce tem que ir em cima do dinheiro deles. Porque eles sem 
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dinheiro, n5o s5o nada, nao mandam nada. E onde 6 que est自  esse dinheiro? Que policia 6 essa 

que Tifro -a1oe onde est o di n1neiro? 

BRUNO - Nao sabe ou n五o tem vontade de investigar? 

FRANCISCO - Vontade tem, mas o sistema nosso n豆o pode quebrar o sigilo bancdrio. Ai 

voc pt叱para o Banco Central, aquilo fica 2 anos at conseguir e nao quebra. Sigilo fiscal e 

banc自rio no Brasil6 para proteger bandido. E para proteger bandido. Outro dia me falaram 

"Garisto, e os caras vao quebrar o teu sigilo fiscal e banchrio. Que se dane." Eu assino aqui 

que permito a eles investigar 

BRUNO - Tu diz que quem n豆o deve n5o teme,6 isso? 

FRANCISCO - Quem n豆o deve n5o teme. Voc6 s6 n5o pode dizer para a minha sogra que eu 

teririt, D令 pans em caixa seno porque ela vai me encher o saco pa pedir empr 師mo. Mas 

voc6 ou qualquer um pode ir lh saber que eu tenho 30 paus ld na poupan9a aqui da Caixa. 

Tenho R$ 30 mil reais ld, numa a9ao judicial que eu recebi. Com  isso eu quero comprar um 

carro pra mim, pode ir ld olhar. Porque se fosse pra me investigar por exemplo. Pega l自  o 

extnC do Garisto, chega ld na Caixa e diz: "Olha, n6s tamos investigando o presidente da 

Federa9豆o Agora, porque ele isso .... n豆o ta de corpo presente, mas n6s tamos investigando, ta 

a ordem aqui." O gerente vai lh, pois nえo, senta aqui. Vai la e pede meu extrato pro cara 

rapaz. A o agente observa: "Olha o seu Garisto tem R$ 30 mii, retirou R$ 2 mil ontem e..." 

PTtIFfLO,tcial 6 o problema de fazer isso2 Agoma, se sair contando para algu6m vai se fenar. 

Pode usar pra ferrar a mini:, pra me incriminar, com sigilo, sigiloso na investiga9豆o. Depois, 

toma publico no Inqu6rito, se achar que aqueles R$ 30 mii foi garfado. Agora, descobriu que 

aqueles R$ 30 mii vieram nessa aao judicial que eu ganhei na Justi9a, acabou. Pronto, foi 

uma irrc'tstiga9えo, ningum ficou sabendo, a minha sogra nao vai saber, os outros parentes 

nao vo pedir emprestado os meus trintinhas voce entendeu? Eu acho que6 isso. VocE ndo 

tem que proibir a quebra de sigilo bancrio. Agora, se o investigador revelar aquilo por 

revelar. Imagina: "Ahh, encontrei R$ 5 milh6es de reais na conta do seu Bruno." Que nem o 

Lus F ThTItlSCO faz (obs. 'nossa, o procuradoi do IMP federal baseado em Brasliの ele 6 meu 

amigo mas peca por causa disso, jd ta perdendo a credibilidade por causa disso. Ele encontra 

R$ 5 milh6es na conta na conta do Bornhausen, e diz que aquilo d remessa ilegal de dinheiro 

Depois o Bornhausen vai e prova que aquilo foi uma empresa que ele vendeu, que ele mandou 
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o dinheiro para um paraiso fiscal via CC5, que 6 algo legal, e la ele investiu em nao sei o que 

e ntoる  ii mais que l. 1ionto, jh ta desmoralizado o Luis Francisco. O Luis Francisco peca pOT 

isso 6 meu amigo, a gentej anta aqui a s vezes, ele me liga: "Vamosjantar? - Vamos." Ento a 

gente troca figurinha e todo. Agora, eu falo para ele: "Luis, voce ta perdendo a credibilidade 

Porque voce ta acusando os caras antes de terminar a investiga9豆o." Primeiro porque os caras 

vo i*zer tudo pra voc se ferrar. Vdo se esconder porque sabem que voce ta falando. E 

segundoっ  os prprios i orna1istas quando o Luis fala j自  t豆o com o pd pra trs. Os prprios 

jornalistas ja nえo tem o Luis como uma fonte confl自vel. Porque ele mete o cacete e depois no 

consegue provar. A n豆o vale. Agora o sigilo bancdrio no Brasil, rapaz pr eu quebrar o sigilo 

bant-uclti, quando eles errviam a ordem pra quebrar o sigilo bancrio do cara, a ele jh raspou 

tudo.. E at6 porque eles comunicam o cara Quando eles me d豆o a quebra de sigilo bancdrio 

no tem mais nem um tost五o na conta do cara. E o sistema, porque o Banco Central 

composto de tcnicos em finan9as, controle de infla9豆o e o escambau. N豆o 6 investigativo 

Eles cern urn n丘cleo de investiga9豆o ld, s6 que ndo tem liberdade para investigar nada 

BRUNO - A que tu atribui isso? 

FRANCISCO - Atribuo ao sistema, a corrup9豆o, a bandalheira, a politica. Porque no6 s6 

corruro de ganhar. E証ste no Brasil a corrup戸o do lucro que eu chamo, daquele que entra 

na cormpqo pra obter vantagens. O cara entra pra ganhar dinheiro numa licita9ao, entra pra 

ganhar dinheiro numa venda, de coisa, obra. Uma ponte de R$ 10 milh6es custa R$ 100 

milh6es. Essa 6 a corrup95o de grana viva. E a outra corrup95o, que pra mim 6 a mais 

d&iミf民・ra Lt todas 6 a corrup95o do interesse poltico partidrio, poltico de manuten瞬o de 

poder. Por exemplo, o ministro da Justi9a recebe o relat6rio da Policia Federal que ta 

acusando um ministro do Supremo Tribunal, em tese que eu t6 falando, em hiptese, e esse 

relat6rio ta acusando um ministro do Supremo. A acaba na m豆o do presidente da rep自blica, 

da Casa civil, do ministru do Trabalho, da Fazenda, o escarnbau. A eles olham: 'isso aqui 

noe interessante p6, n6s vamos prender um ministro do Supremo. Amanhさ  ele vai julgar a 

Presid6ncia e ele julga contra n6s. N6s vamos mexer aqui? Nao." E ai n豆o dh nada pra 

ningu6m. Eles tem aquela acusa95o e ficam mandando mensagem no ar: "Olha, aquele 

negotrri1rio que voce fez com a sua租ha lh, em 'passo Fundo, nos tamos investigando. Mas, o 

senhor fique tranquilo viu, mas n豆o se preocupe." 

BRUNO - Tu diz que a investiga9豆o se transforma em objeto de chantagem? 



FRANCISCO - Claro, assim que o delegado pratica o lobby dele 

BRUNO - Como a CPI tamb6m serviria para isso? Esse tipo de chantagem? 

FRANCISCO - CPI d uma excresc6ncia. 

BRUNO - Tu diz que se deixasse a Federal trabalhar, no ia ter CPI? 

FRANCISCO - Nao ia ter CPI nenhuma. Deixa o Ministrio P丘blico junto da Policia Federal, 

d lr i(,-criismos para a inesriga9五o, legisla らo adequada, que possa quebrar 誠いlo bancrio. 

Mas se, um procurador desses, ou um delegado, ou um agente, qualquer agente de 

investiga9五o, revelar qualquer coisa antes do t6rmino da investiga 豆o 6 cadeia para ele, 10 

anos de cadeia para ele. Falta uma legisla 豆o dessas. Se vazar na imprensa, o cara 6 afastado 

pre v rTtrc'irnente, mesmo que nem tenha sido ele. Vazou na imprensa jd afasta esse cara ai, 

tira fora da investiga頭o e bota outro. Voce entendeu? Se to investigando o Maluf, que 

encontraram US$ 30 milh6es de d6lares do Maluf l自  na ilha de Jester, afasta o delegado que 

divulgou, afasta o procurador 

BRUNO - Deixa eu lhe fazer uma pergunta, uma vez que voc6 trabalha com isso. Falando 

sdrio, i-tho periga da casa cair n豆o? Nao periga de pegar todo mundo? 

FRANCISCO - O que, qual perigo? 

BRUNO - Tendo uma liberdade e um padro investigativo assim, n豆o periga de cair em cana 

boa pn-te da elite politica e econ6mica brasileini? 

FRANCISCO - Claro, 6 por isso que ningu6m vai dar. Voc6 acha que o rato vai dar asa pro 

gat戸  
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BRUNO - Como tu mesmo afirmou aqui. Vamos supor, 70% de Caixa 2 de campanha6 

dinhefr&, t加，  
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FRANCISCO - dinheiro frio, todo o mundo faz. Crime eleitoral todo o mundo pratica. Boca 

de urna 6 proibido e todo o mundo faz boca de urna. E proibido estacionar. Os carros esto 

tudo P2・加） embaixo da回aca proibido estacionar, Que pais esse aqui? O pequeno e o grande, 

que pais 6 esse aqui? E a Policia nえo faz porra nenhuma porque? Porque o carro que ta parado 

embaixo da placa 6 proibido estacionar, esta com a mulher do ministro que est no 

cabeleireiro. Chega o guarda pro motorista: 'Meu amigao, olha, o carro ta em local que6 

prtii1th&i智stacionar ー Ah, mas esse carroも do ministro..Ah ta o senhor me desculpa enl五0'' 

BRUNO - Tu diz que o servidor policial, da PF em especial, n五o teria liberdade para 

tiab話Tiii7 

FRANCISCO - A fica desse jeito. A o delegado pega, a primeira vez que ele pega para 

in vrsifgar; que nem o garoto que ia indiciar o investigar o ACM (Ant6nio Carlos Magalhdes), 

por cansa daqueles grampos ld da Bahia. Tomou um esporro do caramba e n5o indiciou 

ningu6m. E se ele indicia o ACM antes do julgamento do ACM l no Senado, ele n乞o tinha se 

livrado. Agora, fizeram isso com o Luis Estevo 

BRUNO - Porque queriam cassh-lo? 

FRANCISCO - O Luis Estev五o, queriam ferra com ele, ento revelaram para a imprensa que a 

Polk'i& Federal indiciou ele. E ele foi cassado. E o ACM n言o pode ser cassado porque ele6 a 

base de sustenta9えo do governo ld. "Ah nao, n5o mexe com o ACM porque ele tem 30 

deputados." Ento enquanto voc6 n豆o quebrar esse cranco do sistema brasileiro, policia6 

meramente figurativa, pra prender o Beira-Mar, tirar foto. Traficante de titica esse Beira-Mar, 

ele 亡iai亡  riente dos grand島s traficantes do Rio de Janeiro. Ai bolaram ele como um grande 

traficante que 6 pra esquecer os outros. Entendeu? Como 6 que o cara 6 ggrande traficante? 

Preso? Fugindo pela mata da Col6mbia? E s6 voc6 analisar isso. Como6 que o cara6 lider do 

trfico, preso? O cara errado, teve preso aqui, teve preso em Sdo Paulo, teve preso em 

Alago-crs. Como 6 que ele pode ser grande traficante, e a cocaina nao falta na pra9a? Claro que 

no 6 eleッ  o grande traficante ta de terno e gravata, na Vieira Souto (obs. nosso: avenida de 

frente para a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro) s6 contando grana 

BRUNO - E o que o H6lio Luz fala ent豆o? 
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FRANCISCO - Ento, como 6 que voce vai chegar nesse cara? N豆o chega. N5o tem quebra 

de thgro 't,ancrio, e cpxan&i voc6 tiver chegando, porque ele 6 financiador de campanha de 

um monte de gente. E ento,, quando voce td chegando perto, quando foi que houve a cassa o 

de um traficante aqui no Congresso Nacional, chamado Jades Rabelo (obs. nosso, PTB-RO) 

de 500 e poucos votos dos presentes, ele teve 168 votos favorveis a ele. Que que 6 isso ai? O 

canrvビ  rrr dizer pra mim que o trfico ndo t infiltrado, presente no Congresso Nacional, claro 

que esti. "- P6 Garisto, como 6 que voce pode afirmar isso?" Da vota9豆o do Jades Rabelo 

(obs. nosso: PTB-RO). "Ah mas aqueles deputados ja foram e mbora." Mas eu t6 falando 

daquela 6 poca, hoje eu n豆o tenho an自lise nem nenhum fato gerador para eu poder apontar 

Ma iaqct%a印oca eu aptifitei e dei entrevista. Eu dei entrevista e saiu na Folha, um quarto 

(1I4) de pgina. "Congresso Nacional est豆  infiltrado pelos cart6is da droga no Brasil 

tamb 6m." Ai eu coloquei isso a. "Como 6 que 168 pessoas votam favorvel a um cara que 

entrou no flagrante?" Ningu6m inventou que ele fez trfico, fl6s pegamos ele com 50 kgs de 

cocarrr-a. 

BRUNO一Ele? 

FRANCISCO - Ele e o irm豆o. 

BRUNO - Deixa eu lhe fazer uma pergunta. To me baseando naquela sua entrevista na Caros 

Ann 魯了s, no precisa dizer o que 6 . Mas conceitualmente, o que que voce est chamando de 

Comando Delta? 

FRANCISCO - Comando Delta6 o sistema. O nome do Comando Delta6 o sistema que est 

ld. Qctevひ  c tem o Comando Delta por exemplo, ele se instalou e se ele no tivesse aceitado 

em algjim momento a candidatura do Lula, o Lula n豆o tomava posse. Ele nem seria eleito 

Porque que voce acha que o Lula est fazendo os mesmos principios dos banqueiros?! 

BBRUNO - Mas isso funcionaria como um estado-maior, como uma agenda algo informal 

FRANCISCO - Informal, que se rene informalmente. E nきo existe nada de secreto. Eu tenho 

reportagerrs ai que foi feita uma reuni豆o em Sdo Paulo com o dono do Bradesco, com o dono 

do Ita, Ant6nio Ermirio de Moraes, Rede Globo, Folha de S豆o Paulo. Se reuniram todos em 

Sao Paulo para analisar a candidatura Lula 



BRUNO - Eu lembro disso. 

FRANCISCO - Voc6 lembra disso? 

BRUNO - Lembro, foi durante a campanha. O Palocci foi nessa reunio 

FRANCISCO - Ento eles levaram o Palocci, e disseram: "E a meu irmao, ce quer ser 

mImscrt da Fazenda, mas que que voc6 vai fazer?" Se eles no gostarem o cara t ferrado, jd 

era, o candidato ta ferrado. E o PT soube muito bem passar para eles que iria fazer o mesmo 

que Fernando Henrique. E ta a o governo do PT. A mesma coisa, voc6 tem juros de 24%, 

25%, quem 6 que ganha com isso? Voce vai pagar no final do ms, voc6 paga 26% de juros 

pTc, tcra. Os Estados 13Tido5 da 0,6%, d l%,2% ao ano. Se 'voce tem US$l milho de 

d6lares nos Estados Unidos voc6 enfia aqui, voc6 tem U$ 1 milh豆o mais U$ 240 mii no final 

do mes. 

BRUNO - Ai cai num circuito que atinge a voces da PF, correto? Porque esse dinheiro vira 

moeda digital, comea a circular, sem controle nenhum e vai parar em qualquer lugar 

Quala1uer estudante de economia do 2。  perodo sabe disso 

FRANCISCO - Claro. 

BRUNO - A economia perde o lastro, come9a a girar feto doido e entra em tudo quanto 

buraじロ．  

FRANCISCO - Agora, n6s n豆o temos um sistema de fiscaliza5o, nem fiscal, nem policial, 

nem de puni9do, nada. Ns temos um sistema judicidrio calcado em dogmas tambdm. Que o 

desembargador do estado que nomeou foi o governador. Voce nao tem uma carreira judicial 

Voc6 nomeia advogados do 5。  constitucional. Voce nomeia o cara que faz concurso pra 

procurador, voc6 o nomeia juiz depois no 5。, voce nomeia um advogado 
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BRUNO - Pela opinio de voc6s. Voc6s queriam todo um servi9o publico, Judici ario 

inclusiv, baseado na carreira, corretoつ  
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FRANCISCO - Carreira rapaz, tudo 6 carreira. E carreira, tudo, voc6 entra num neg6cio e 

teTTrrnra TIO Supremo Ecomo n6s queremos na polcia Federal 

BRUNO - Eu vou entrar ento no debate da Lei Orgnica. Isto porque toda a pauta que eu 

tithra irncitado para esta eri1ievista, eu jh teria cumprido e agora falta entrar neste tema. Eu 

conversei informalmente7 com diretores do SINPEF, l自  do Rio Grande do Sul e perguntei uma 

coisa para eles. Tomando a ti como exemplo. Tu tem 27 anos de carreira, um delegado em 

inicio de carreira, rec6m saido da academia, em opera9ao, ele tem poder de comando? 

FRANCISCO - Poder ele tem porque a lei dd para ele 

BRUNO - Isto em tese, mas e de fato? 

FRANCISCO - De fato nao. Morrem colegas nas m五os desses inexperientes desses garotos. O 

pessvdi fa%a, "ah voces qcieiem um trem da alegria".Mas eu contesto esse sistema de concuiso 

pblico, concurso publico nao afere aptid豆o de ningu6m, s6 afere conhecimento. Voce pega 

um menino desses de 22 anos, que nunca trabalhou na vida,6 filho de desembargador, juiz, 

tem uma biblioteca a disposi9豆o dele, foi formado no Mackenzie, fez o Objetivo para passar e 

depas sビ  formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou USP. Onde pr passar 

tem de ter muita grana ou ent豆o ser muito estudioso e inteligente. O que acontece 

nonnalmente, ent五o, o cara foi fazer um concurso publico e passa. E 24 horas depois ele6 um 

delegado chefe de pessoas que tm 20, 20 e poucos anos de policia, como eu. Ento, vou pedir 

minmt cposentadoria, 'vccci ficar fazendo o que aqui? Eu sou formado em Direito, sou formado 

em Jornalismo, tenho p6s-gradua9豆o em direito constitucional, comecei a fazer meu mestrado 

mas tive transferido para a Argentina e parei, vou terminar agora quando me aposentar vou 

fazer. Ent豆o eu acho que eu entendo de seguran9a publica um pouco, e assim como eu tem um 

morrce de colegas que entendem. A minha d rea de especializa9do d repress豆o a entorpecentes, 

vai sair um livro meu agora pela Editora Casa Amarela, aquela da Caros Amigos, do S6rgio 

de Souza. Ja assinei o meu contrato, vai ser assim nesse ritmo de bate papo, e o Claudio 

Tognolli vai assinar o livro comigo. Que vai ser tipo assim: "revela6es de um agente da 

PoViti F ederal", n5o tem tuiulo mas eu弾免chel contrato. Vai sair no ano que 'vem, de 2004 

BRUNO - Garisto, retomando. Sendo sincero, francamente, essa Lei Orgnica tem condi96es 

de Pli7 そCI 
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FRANCISCO -Tem condi96es de passar se o governo for honesto. Se o governo quiser 

COT'るとi"aci a Policia atra もs da Federal. AFederal pode ser um exemplo pras outras policias 

BRUNO - Isto pode gerar at6 um efeito cascata, acabando com os delegados nas policias 

civisi1is estados, correi.c(? 

FR.ANCISCO - Claro7 voc6 veja bem porque que n6s queremos isto. Vou lhe dar um exemplo 

prtico. Porque que n6s somos contra o Inqu6rito Policial. O Inqu6rito Policial 6 urn 

instrumento de barganha, para a corrup95o,6 um instrumento arcaico, s6 tern no Brasil, no 

Qurria, Uganda, Quenia e Indon6sia. Alビm do Brasil s6 esses pases que praticam esse tipo 

de investig.；豆o 

BRUNO - Nem Portuga1 tem? 
~ 

FRANCISCO - Nada, em Portugal 6 misto. Em Portugal6 um sistema de investiga9五o misto, 

do isri da Procuradoria, do promotor pdblico. Nem em Portugal, ld jd aboliram isso af hd 

muitos anos, em 1938 ou 1940, e pelo Sala.zar. Voc6 pega s6 o Brasil, Uganda, Qu6nia e 

Indon6sia que pratica esse tipo de coisa. Essa figura do delegado, nos Estados Unidos, voc6 

tem um delegado federal na fronteira. Mas n5o existe Inqu6rito Policial, voce trabalha junto 

corn o1 rioinotor pblico, corn o procurador da repblica. Aqui no Brasil fica essa guerra entre 

delegado e promotor, quem ganha6 o bandido. Agora o promotor publico ele pode denunciar 

voc6 sem inqu6rito. Se eu fizer um relat6rio agora, meu, agente de policia federal Francisco 

Garisto, dizendo que voc6 ta cometendo alguma atividade irregular ld no Rio Grande do Sul, 

coloco as' provas junto do meu relatrio. Falo que voce 6 ligado ao traficante Fulano de Tal, 

do bairro Moinhos de Vento, que t l vendendo cocaina. E eu anexo fotos suas e rolo teu, 

provas. Prova, n豆o 6 falar, eu provo, entrego pra Procuradoria, eles denunciam voc6 direto. 

Entao voc6 vem e me pergunta: "O que voc6 quer?" "E isso o que n6s queremos cara". O 

Inquとhto 'Policial 6 um instrumento de barganha: "Ahh, o delegado vai ouvir o governador. A 

o de)egdo aparece em foto, a Rede Globo cobre e aparece o delegado: "Ns estamos 

investigando o Jorge Bornhausen." E justamente isso o que ele quer, ele n豆o quer saber de 

prender. E esse Inqu6rito que faz ele chegar la no deputado e falar: "P6 o senhor ta com uma 

lei ai que nきo d muito boa pros delegados, p6 os agentes t5o sonhando. Mas, eu trouxe aqui o 

mtc crngo aqui, ele l fazendo um Inquerito do seu irm五o lh, conheceu o senhor atravs de 

seu irmきo. Seu irmao at6 quis vir junto pra falar com o senhor" Ele ta indiciando o irm5o do 
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cara, assim que eles praticam o lobby deles. Eles instauram o Inqu6rito, nao apuram droga 

ner1roTra e depois 五canュ tisinuando.“ー P6mas ser que eu vou ser indiciado l mesnl司―  
No eu jd falei com o delegado, segura a s6 um pouco, ele s6 ta precisando de um 

favorzinho." Ento 6 assim que funciona. N5o todos,6 assim que funciona com o mau 

policial, e a eles exercem isso a. Quando tava votando alguma coisa no Congresso, e o Paulo 

at Lac'a tzendo aquele Inquビrito, eles levavam o Paulo Lacerda de avestruz, de pavo, pra 

todo mundo ver. Porque o Paulo Lacerda ele tinha um Inqu6rito que tava apurando a vida de 

todo mundo. 

BRUNO - Jd ouvi esse tipo de depoimento, em ocasi6es informais com vocs. Porque numa 

in 亡 tiito s6ria ningum leria que aparecer, correto? 

FRANCISCO - Claro p6, aparecer nada. Ento por exemplo, voce tem o Paulo Lacerda indo 

pros 1iovths naquela 印oca pr mostrar o paulo Lacerda. "O o Paulo Lacerda ta a 6 . Ele 

tamb6m tem interesse numa prova ai.i Se voce aprovar a lei, amanh豆  ele te indicia." Mas o que 

que 6 o indiciamento? Indiciamento6 aquilo que fizeram da Escola Base ld de S五o Paulo, 

acusaram o dono, foram l自  e tocaram fogo em tudo e depois viram que r a tudo inocente. Isto6 

o irrdiciamento. Depois ningudm tira, "fWano foi indiciado", saiu no Jornal Nacional. A 

depois prova a inoc6ncia do cara e 6 um drops assim 

BRUNO - Tu diz que vira um fato politico tamb6m? 

FRANCISCO - Claro. Ent豆o esse indiciamento a n6s somos contra. O PT tamb6m6 contra, o 

Luiz Eua旧o 6 contra. Mas o governo parece que t esquecendo. Porque o ministro ta na mえo 

da Policia. O ministro da Justi9a, Marcio Thomaz Bastos ta na mao de uma investiga 豆o da 

Policia. N豆o que ele seja culpado, mas ele ta l sendo investigado pelo funciondrio dele 

BRUNO - Diz uma coisa. Essa proposta de Lei Organica ela foi discutida com as Foras 

ArrmtIi爵  1oram cons)i,rgtas? Deram po孟瞬o at agora? 

FRANCISCO - Nao, as For9as Armadas nきo tem nada a ver com isso n5o 

BRUNO - Nao quer dizer que elas nao se posicionem, correto? 
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FRANCISCO - N五o os militares nao tem de opinar em nada; eu nきo opinei no regime interno 

dees 'riu.× o almanaque, na cartilha deles lh, ningu6m deu mandato pra Federal pra gente 

opinar. As Foras Armadas n豆o tem que dar opini豆o em nada na Policia Federal 

BRUNO - E a quest五o da SENAD pertencer ao GSI? 

FRANCISCO - A SENAD tem que investir na d rea de preven9えo, s6 que eles criaram a 

SE 万ii para criar urna outra policia de represso lh. Sem dinheiro, sem nada, com um bando 

de incompetente chefiando aquela porcaria lh.h O Maierovitch, que 6 meu amigo,d um dos 

caras mais te6ricos que eu conhe9o. S6 que ele confundiu teoria com prtica. Ele tava 

querendo fazer opera9ao policial. Agora ele conhece muito de N'angretta, mdfia napolitana, 

mas k xrnandar urna equipe de policiais para subir morro no rio de Janeiro ele ndo vai s可ar 

o mocassim dele de couro alem豆o. Ele n豆o, e ele n5o entende 6 nada daquilo. Ele conhece de 

mdfia, Italia, eu ja discuti isso com ele. O Maierovitch n五o entende nada de policia, agora 

entende e conhece de crime organizado e de preven9豆o, ai ele entende e muito. Pode ser丘  til o 

Mthitiitth,6 um juiz que go就a do assunto, que perde o tempo dele pra estudar. Ento 

deveria ser aproveitado na d rea de preven9do,, repress五o n豆o 6 com ele 

BRUNO - P6r a SENAD no Minist6rio da Justi9a, tu diz isso? 

FRANCISCO - A SENAD hoje 6 subordinada a presid6ncia da republica. Mas a SENAD foi 

cnat v'ccra mostrar aos Estados Unidos que n6s tnhamos uma Secretaria pr6pria de combate 

as drogas.. Ent豆o, n五o foi criada com aquele prop6sito da necessidade, foi criada toda errada. 

Foi criada com poder sobre a Policia Federal. Como 6 que um organismo que 6 criado para 

tratar da preven9きo pode comandar quem faz a repressきo. E a mesma coisa a policia fazendo 

preven9ao,d uma piada. Como 6 que o policial vai fazer preven9do?1 Eu vou num col6gio e 

dig可‘く、ぬa,se voces私rwcem eu vou meter tく×拓s em canaI" Como 6 que eu vou fazer issく〕  
ai? E mentira, policia fazendo prven9ao. Porque a Policia Federal, pela Constitui9ao aqui, 

Artigo 144, ela d responsavel, e td tudo errado. Os caras quando aprovam estas porcarias aqui, 

aprovam tudo errado. E ai vira lei e acabou. Policia Federal, ta aqui, entre as suas finalidades, 

preverrir e reprimir o trfico ilicito de entorpecentes no Brasil.Ento n豆o 6 da SENAD, ビ  at 

inconstitucional a SENAD fazer preven9豆o. Ta aqui 6 , da seguran9a publica, atravds dos 

seguintes 6 rgaos: Policia Federal, prevenir e reprimir o trfico de entorpecentes. Ento 

ningu6m pode fazer isso, s6 a Policia Federal, ta errado. O que que a Policia previne. Entao a 
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Policia faz um trabalho de preven95o horroroso, que nao faz, finge que faz, porque a 

Coi じftth夢o diz que fiz e a SENAD finge que faz investiga らo, porque tamb6m n豆o faz. E 

五ca essa porcaria ai 

BRUNO - A gente de fora, como observador, ve a institui95o meio que preservada. A que que 

tu ai rycri, mesmo com tantos problemas, a PF ter um bom nome para a sociedade, ter uma 

imagem boa, um grau de eficiencia maior que as demais policias? 

FRANCISCO -E por causa da organiza えo e dedica9豆o de seus funciondrios. Porque se 

dependesse do governo pra fazer isso ai a genteS tava ferrado. Hoje por exemplo, n6s n豆o 

temos gasolina. Temos delegacias sendo despejadas por falta de pagamento de aluguel, h可e 

N五o 6 ontem no governo Fernando Henrique nem no Itamar Franco,6 hoje com Lula. Itaja 

foi despejada, despejada. 

BRUNO - Chega a esse ponto? 

FRANCISCO - E meu amigo, mas n豆o tem gasolina. N豆o tem uma passagem para um agente 

federaf investigar ld o BANESTADO, mas tem 3, 4 passagens para o delegado passear ld na 

Fracべ＆!?& ,ede da TNTERPOL. Para ir la tirar fotく・grafia de casacくmo invernく・ e voltar.Eeu 

reputo o grau de eficiencia da Policia Federal pelos seus funcionarios, assim como ha muitos 

anos a gente vem fazendo isso. Tem colega que viaja tirando dinheiro do bolso, e s6 vai 

receber a di自ria 6 meses depois. Se voce me mandar hoje pra fazer opera9豆o em Sao Paulo, eu 

terthr qtce pegar aviまo ndo tenho, o governo me dd a passagem. At porque paga, paga 

prestaqo pr VARIG. Th a passagem ele me da, e eu chego em S五o Paulo, vou dormir onde? 

Onde eu vou dormir, na rua? Debaixo do viaduto? Ai eu vou pra um hotelzinho lh, de R$30 

paus a diaria, um pulgueiro de hotel. Ta e depois, chega a hora do almo9o, eu vou comer o 

que," cnri airrasco grego? E a noite, eu 'vou comer o que? Conclusらo, o meu hotel, o meu 

almo9o e a minha janta eu boto do meu bolso, sendo que poderia estar na minha casa com 

minha familia, dando conforto pra eles. Mas eu tenho de levar aqui no bolso, milzinho (obs 

R$ 1.000,00 reais) quando vou pra S五o Paulo, pr minha despesa. Do meu dinheiro, do meu, 

pontue r governo s6 vai me devolver isto 6 meses depois. 

BRUNO - Se o agente nao leva o dinheiro dele nao faz opera9豆o? 
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FRANCISCO - Nえo faz opera9ao. E por isso que sai 

BRUNO - Se nao vai o agente 6 punido por nきo ir 

FRANCISCO - N豆o, tem uma legisla 豆o que diz se n五o for nao6 punido. S6 que o pessoal 
vaiフ l)'u1tfce o traficante in % com 50鵬s. "Eu vou perder o cara'? Vamos 城  vamos prender" 

A gente por amor, por tes豆o. Eu fiz isso milhares de vezes. Acabava a gasolina no meio da 

opera9瓦o, e eu pensando "semana que vem o cara vai me trazer 100 kgs. de cocaina" e eu no 

posso encontrar com ele no interior do estado porque nao tenho verba pra gasolina. Eu ponho 
面rrreu &OISO, vou no meu carro, trocava a chapa, botava a chapa fria. Entdo d a mesma coisa 

armamento. O Departamento te da uma arma sem-vergonha, agora aprovaram uma lei a que 

o policial n豆o pode ter uma arma que n豆o seja da Policia. Tu vai pr cadeia meu, contrabando 
Tem que registra ld 

BRUNO - Qual d a arma padro de voc6s? 

FRANCISCO - Arma padr5o 6 38 e 9 mms. 

BRUNO - O Departamento te d? 

FRANCISCO~ E. A 9 mms. Que eu dou um tiro aqui em voce e mato mais 3 do outro lado, 

vara tocfo mundo. Arma policia! pra mim d 45. Acerto um tiro e voc6 mas n豆o atravesso. Mato 
mas, t2敏き 2tavesso. Agcca uma 9 mms. r&.も  arma de policia, mas a maioria dos colegas usa 

9mms, por isso voc6 v6 gente morrendo a torto e a direito na rua por a. 9 mms. 6 arma 

perftirante 

BRUNO - Mas entえo porque que usa, para imitar as policias dos EUA? 

FRANCISCO - Claro rapaz,6 moda. No Brasil a gente imita, nos Estados Unidos eles usam 
So tctt 111 %es usam a 9 cひm muni95o hollow point,6 diferente. Aqui a hollow point custa o 
dobro do pre9o. A eles pegam a muni9豆o comum e p6e na 9 mms. Voce dh um tiro no 

bandido aqui: 'Tb legal, o cara caiu!" E, mas morre uma velha la no ponto do 6 nibus, morre 

uma crian9a que esta passando atrs no ponto de 6 nibus e ninguem sabe porque. A dizem que 

foi o mcrdido. "Porque foi chumbo trocado, a ousadia dos bandidos"Sempre e o bandido, 



42 

porque a policia usa 9 mms., 9mms. mata todo mundo mesmo rapaz; aquela menina ld n五o foi 

mo宜apt1' cima 9 mms. agom? 9 mms. fura tudo. 

BRUNO - Tentando amarrar uma conclusao. As categorias que comp6em ad PF hoje, est豆o a 

fa'veri nI1Je1 Organica2 Digoばora os delegado認  

FRANCISCO - Tem muitos delegados favorveis da Lei Orgnica. Muitos delegados que 

entrcnnri h it pouco tempo na ?olicia e sabem que enquanto n6s no tivermos uma unidade das 

categotias internas, nao vai haver policia integrada 

BRUNO - E delegados antigos? Tem algum? Tem gente de renome? 

FRANCISCO - Tem, tem vrios delegados que s豆o favorveis a nova estrutura95o 

BRUNO - S5o mais operacionais? 

FRANCISCO - Claro, s豆o os mais operacionais, os ma9anetas 6 que sao contra. Esses 

maり rretas, e a maioria deles vem da d poca da repressao. Ento eles acham que vえo quebrar a 
hierara1uia, que nem o Bolivar, aqueles caras ali, eles acham que vai quebrar a hierarquia. Nao 

vai quebrar hierarquia nenhuma. Eu quando fui chefe da seguran9a da embaixada do Brasil 

em Buenos Aires eu tinha 20 agentes subordinados ali. Ai foi um delegado pra l自, e ficou 
subて  r&rrato a mim. Ele eriegou la e queria assumir a chefia, porque ele era delegado. Ai o 

embaixador falou: "Negativo, o Garisto 6 o chefe. O senhor que ficar aqui o senhor fica, mas 

no vou tirar o Garisto, ele ta hd 1 ano e meio fazendo um trabalho brilhante. Eu devo a minha 

vida a ele, enquanto eu for embaixador aqui o senhor nao assume." E o cara pr ganhar os 

dd1are, que a gente ganhava LTS$ 4.000,00 dlares por m6s ld, e foi onde eu tirei o p6 da lama 

da minha vida, que foi onde eu consegui estabilizar a minha vida financeira foi ld, ai o que 

aconteceu, ele ficou subordinado a mim. Eu mandava nele, onde 6 que est escrito que um 
agente n5o pode mandar num delegado 

BRUNO - Ento tu diz que quando um delegado afirma a hierarquia do Departamento 6 isso, 
corr 了PEafirmar a hierarquia do delegado em rela9do ao agente? 
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FRANCISCO - E 6 por costume, isso n豆o ta escrito em lugar nenhum. Nao ta escrito em lugar 

nethrcrrn tae o delegado も  thefe do agente.Nho tem lei falando isso, voce est entendendo? 

N乞o existe lei. E o que n6s queremos n乞o 6 tomar o lugar do delegado, n6s s6 queremos 

mandar naquela investiga9豆o policial. E n豆o ficar subordinado ao delegado que 6 subordinado 

ao governo, que fica fazendo trfico de influ6ncia. 

BRUNO - Pela pirmide proposta ent五o, a fun9豆o do delegado seria o topo da carreira? 

FFRANCISCO - A fun9do do delegados seria o topo da carreira, porque o cara tem de ter 

urna carreira. Voce tern de entrar aqui e internamente chegar aqui 

BRUNO - Mas tem uma coisa que eu de fora, e acredito que muita gente, verifico isso ai e 

n言o errCerrdo. Quando o rninistro飼a no modelo do FBL oFB1 tern cargo d nico, corret,? 

FRANCISCO - Cargo u nico, claro. Ld s6 existe agente federal. Eu fiz um curso de 42 dias no 

FBI e ii了  DEA. Ento .'uc ld nao tem outra categoria que ndo s可a agente federal. Como6 

que fica a hierarquia l自? Se eu for nomeado chefe da Policia Federal de Nova York, todo o 

mundo 6 meu subordinado, nao interessa o cargo. Voc6 s6 tem mando sobre outro quando 

voce estiver numa fun9ao nomeada. 

BRUNO - Ld tem quadro auxiliar administrativo tamb6m? De nivel m6dio tamb6m? 

FRANCISCO - Sim, mas nao 6 que nem essa porra daqui que nao sabe nem escrever. Um 

fimtit,rrcit, administi踊ivひ捻 vale mais do que um agente do FBI. O carae formado em 

quimica, por exemplo,, ele tem Phd em quimica em Stanford.Um perito cara colhe um peda9o 

da bomba no World Trade Center ele consegue refazer a placa do carro, dissolvendo os 

neg6cios no cido e aparece ao n立mero da placa que foi explodida 

BRUNO - A FENAPEF defende nivel superior para todo o mundo n豆o6 ? 

FRANCISCO - Isso ai n6s jd somos. Sim, isso ai 6 lei, isso jad 

BRUNO - E esse concurso agora que aprovou nivel m6dio para administrativo? 
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FRANCISCO - O administrativo n5o 6 da carreira do policial federl 

BRUNO - Mas 6 do Departamento. 

, 	 ' 

FRANCISCO - E do Departamento mas n豆o6 da carreira policial. E uma carreira separada 

Da carreira policial federal n5o existe hoje n豆o existe nivel m6dio mais. 

BRUNO - Isso n豆o volta? 

FRANCISCO - Isso nao volta. Nao volta porque vai fazer o que com o pessoal de nivel 

suptho迅！  

BRUNO - Mas est provado que com a Guarda Federal Fardada voltaria, correto? 

FRANCISCO - Ah, isso 6 que eles queriam. Isto 6 uma estratgia do Paulo Lacerda para 

fazti: is,t,. 

BRUNO - Assim como o Servi9o Penitencidrio Federal se for dentro do Departamento 

tanr&rrr c'dtada, correto? 

FRANCISCO - Nao, mas isso ai seria outra coisa. Mas voce criar um quadro fora da carreira 

corria 1J aprovado na Medida Provis6ria, fora da carreira como foi aprovado, fora da carreira 

de policial federal como foi aprovado, isso vai ser ld no Ministdrio da Justi9a. 

BRUNO - Mas vai ser outro Departamento? 

FRANCISCO - Outro Departamento 

BRUNO - Entao equivale a um Policia Rodovihria Federal que tambdm 6 outro 

Dep2ci'antri1o? 

FRANCISCO - Justamente, ai pode criar nivel m6dio, analfabeto, ai pode criar o que quiser 

E rrえa "ai resolver o prub1erna. O problema do Brasil nえo d presidio, o problema do Brasild 

controle. 
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BRUNO - Um debate levado hoje dentro da Universidade, de que a democracia estd se 

cosdiiIcrido, e que h a cren9a, sentido de cren9a, algo ideol6gico, de que tudo pode 

funcionar em um Estado de Direito. Existe essa cren9a de que tudo pode funcionar num 

Estado democrtico? Tu acha que isso ai 6 comprovado? Por exemplo, "deixa a PF trabalhar, 

n6s junto do Ministrio Publico e ai a coisa anda." Existe esse nivel de cren9a? 

FRANCISCO - Claro, existe. Se n5o existisse voce teria que mudar de pais ou ento sair da 

progi' るをし． Telll que i丁 vende丁 banana na fしim e s6 se preaンupar com o peso da b証an9a. Ento 

quem for servidor da justi9a, policial, aplicador de lei tem que crer nela. Se ta errado, porque 

que eu falo isso? Porque eu quero que o sistema seja aprimorado. Voc6 tem que crer e eu vou 

morrer acreditando. Minhas filhas a s vezes falam: "Ah, t自  tudo ferrado". Eu digo que n5o est 

ferrada, estragado, es誠 ernido ento n6s temos que consertar o que es誠 errado. Porque sendo 

no h. solu95o. Porque nao ta tudo destruido, n6s temos coisas boas no sistema. Agora n豆o 

deixam ele funcionar. N6s temos leis que funcionam, digo, escritas, mas que n豆o funcionam 

Essa constitui9きo 6 veihissima. A Constitui95o de 1946, ela morreu, porque no 

regli之irintrxam ela. Essa Constitui9きo ela も  excelente, mas agora jh t豆o passando por cima 

dela. O problema n豆o 6 taxar o inativo, como est乞o fazendo na reforma da Previd6ncia. O 

problema 6 voce desobedecer isso aqui,6 . Cria outra coisa, mas nunca desobede9a. O dia em 

que a gente acreditar que isso aqui possa ser desobedecido como 6 , aqui t豆  escrito que 

ningtrrr pode cobrar mais que l2% de juros. Tira essa titica desse Artigo, mas nえo 

desobedece. E que nem a minha tese sobre as placas de proibido estacionar. Voc6 n豆o tem 

guincho no DETRAN (obs. nosso, Departamento de Trnsito, a nivel estadual) para guinchar 

todos os carros estacionados de forma irregular, tira as placas ento. Tira porque sen5o um 

gaio4i.t iit 5 anos vai e diz. - "P6 pai o senhor 'vai parar aqui embaixo? Mas o E cortado noe 

sinal de que 6 proibido ?" A o pai: ー  "N五o nao, mas a gente s6 vai no banco e volta." Esse 

moleque vai parar tamb6m. Ento tira a placa, o moleque n豆o vai ver placa nenhuma. A vo 

dizer: ー  'Ah, mas vai ferra a rua." Ento dane-se, melhor ferrar com a rua do que ferrar com o 

siste'rrra, a cren9a 

BRUNO - Tu concordaria ent豆o com a tese do H6lio Luz de que n豆o hd interesse da elite 

bra証i1ea de que a pollda funcione? 
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FRANCISCO - Claro que n豆o, nao hd interesse de ningu6m. De nenhum governo. Porque o 

dia em tcie aparecer um governo forte e serio e que realmente tenha vontade de apurar. E no 

6o PT.. Eu pensei que fosse o PT e me enganei. 

BRUNO - Tu cr que em menos de 1 ano de governo j豆  provou que n五o tem essa vontade? 

FRA?C1SCO~Ah, jd pmvou. Tiraram o delegado Castilho e nao falaram nada. Tu no v 

ninjim do PT dizendo nada. Se eu sou presidente da rep立blica jd gritava: "- Perai, epa, 

voc6s to tirando esse delegado ai porque?" "- Ah, porque isso, isso e isso." "-N豆o, negativo, 

ele pode at6 ser incompetente, mas a partir do momento que os jornalistas tao dizendo que ele 

th scnr&fporque voces lo querendo me encobrir, eu vou ficar como que to querendo encobrir 

envolvimento? Negativo7 deixa ele la e bota mais 5 pr mandar nele. Mas deixa ele la. Bota 

mais 5 delegados, e dos terrveis, para apurar esta porcaria. Eu quero essa porcaria apurada at6 

o丘  ltimo detalhe." Eu ia dar uma entrevista dessa. Vem o jornal e diz: "Ah, o ministro tirou o 

delegado."Eu iria e falava“ー N豆o vai tirarビ  nada. Mdrcio vem cd, nえo vai tirar nao. Voc t 

tirando esse cara e tao dizendo que meu governo 6 ladro." 

BRUNO - Mas Gari sto, a nivel estadual, o Luiz Eduardo quis fazer isso no Rio quase 

nmanIlIl de. 

GARISTO - Claro, ent豆o. E 6 por isso que ele ta quieto. Ele jd percebeu que ele n豆o pode 

falar. E ateu amigo o Luiz, um cara s6rio,i ntegro. Luiz 6 um homem s6rio. Deve estar se 

agoniando l. Ta queimado no Rio, ta ld a Rosinha 6 inimiga dele e ele nきo tem pra onde ir o 

Luiz. Se ele sair dai ele vai sumir la no Rio Grande do Sul, vai dar aula, cuidar de reforma de 

presidio, prestar consultoria. Luiz 6 um homem s6rio, que gosta do que faz, que planeja 

BRUNO - Ele tem o respeito da categoria hoje? 

FRANCISCO - Da Policia Federal? 

BRUNO~E. 

FRANCISCO - Claro, dos que trabalham e conhecem as falcatruas, sim. Dos que s5o ladres 

e gosiarrr de fazer o trfico de influencia detestam ele. Que sao os delegados, os delegados 

detestam ele. Porque ele fala em acabar com o Inquerito. Ele fala em abrir a investiga頭o pra 
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todos os policiais, n6s n5o queremos poder, n6s queremos trabalho cara. Porque se tirar a 

att*iuiati do delegado ai dojeito que t e passar pra mim, ela 'vai 'vir sem poder. Eu nらo 'vou 

mais ter poder, como agente, de fazer o que esses caras fazem. Eu s6 vou ter o trabalho de 

investigar sem ningu6m saber 

BRUNO - Mas os delegados jh perderam um pouco de suas atribui96es com a nova 

aYTsL血i戸O, correto? 

FRANCISCO - Perderam nada. 

BRUNO - Mas e a retirada do mandado de busca e apreens豆o? 

FRANCISCO - Ah, bom, isso ai sim. Antigamente eles podiam assinar mandado de busca 

Eu c'i, os caras mandavam fazer mandado de busca e iam ld na casa da ex-mulher que tinha 

separado do outro deleg.do. A ia lh fazer mandado de busca na casa da mulher pra ver se 

encontrava fotografia dos amantes da ex do amigo dele. Um mandava fazer pro outro, porque 

o cara n5o vai mandar fazer na dele mesmo. Ai chegava pro amigo:“ー  A assina ai o mandado 

de bct'st-aTfa casa de rthi*ia ex"Eoddegado assinava, eu cansei de 'ver isso 

BRUNO - Gostaria de deixar alguma declara95o final, eu t6 satisfeito. 

FRANCISCO - N豆o, s6 desejo que fa9a um trabalho bonito. Em um segundo momento 

procure' o Luiz Edua厄o, pmcure o Luis Frandsco, fale com alguns delegados que sdo homens 

corretos de policia. E 6 por a, a minha parte eu fa9o, eu espero que os outros tamb6m fa9am a 

deles 



ANEXO II 

Neste Anexo II constam dois anteprojetos de Lei Organica para a PF 

Apl亡srframos em ordem, o antepr可eto da DITe車o-Geral de Paulo Lacerda, qe6 

endossado pela ADPF e FNDPF, obtido no arquivo eletrnico 

http://www. dpf.gov.br/legislacoes/proj_leiorganica/projeto_leiorganica.htm 	(arquivo 

consultado em mar9o de 2004). Ap6s, reproduzimos o anteprojeto final apresentado 

pek Sfrrthcato dos Policiais Federais do rio Grande do Sul (SINPED,que 6 o mesmo 

ante9rojeto da FENAPEF. O original foi obtido diretamente na sede desta entidade em 

Porto alegre, mas o documento na i ntegra, sob a forma de arquivo eletr6nico se obtem 

em http://www.fenapef.org.br/htmllei_organica.cfm  (arquivo consultado em mar9o de 

20◇り弧o antepr可eto do S費4PEF-FENA?EF que reproduzimos coi〕就am as もIlimas 

duas folhas de anexos, referentes a s propor96es de cada classe nesta outra estrutura戸o 

do 	6 rg豆o. 	Este 	documento 	pode 	ser 	obtido 	em 

http://www.fenapef.org.br/htmldocs/anexos_lei_org.doc  (arquivo consultado em mar9o 

de 2&\94プ  
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PROJETO DELEINo 	,DE DE DE 2003 

Institui a Lei Orgnica 
do Departamento de 
Policia Fed5、r4疎giクうe 
sobre normas gerais 
para a organiza9 ao e o 
funcionamento 	do 
Departamento 	de 
Pal匂iヲ 1らcニ〈 r品! e d巨  
outras provid6ncias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

FaVしもdtii true o Congrest iにjtrnaI decreta e Uo sa rciono a seg血ftt 

CAPITULO I 
Das Disposi96es Preliminares 

A't. 1,0 A 9').icia Federal, 飢g加permanente or9ari zado e mantido pe'a Unio, estruturado ac'c\ 'accaca 
tipica de estado, indispens自vel a justi9a e essencial 白  seguran9a pdblica, com autonomia funcional, 
administrativa e financeira, compete atuar, preventiva e repressivamente, nos limites de suas atribui96es 
constitucionais e infra-constitucionais, exercendo, com exclusividade, as fun96es de policia judici白ria da 
Unio. 

Art. 2。  S白o principios institucionais da Policia Federal, alm dos que regem a administra頭o publica: 
Iー  respeito ao Estado Democrtico de Direito; 
'Vーぎote9白o aos djretos do cidad豆o e自 dignidade humana; e 
川  - hierarquia e disciplina. 

Art. 3。  A Policia Federal tem como preceitos, a serem permanentemente cultuados e respeitados, os seus 
simbolos e os valores ticos e morais do policial federal. 

CAPITULO II 
Das Atribui96es e Da Organiza9o 

SECAO I 
Das Atribui9es 

Art. 4。  Sao atribui96es da Policia Federal, alm daquelas previstas na Constitui9白o Federal e em lei: 
I - exercer, com exclusividade, as fun96es de policia judici自ria da Unio; 
I舌  - apurar crimea v,rtra a ordem po'tc.a a social, ou em detrimento de bens, ミ兄い‘&eら  e 

interesses da Unio, ou de suas entidades aut自rquicas e empresas publicas; 
Ill - representar, com exclusividade, o Pais perante a Organiza9ao Internacional de Policia 

Criminal ー  Interpol, e em outras organiza96es internacionais de natureza policial; 
IV - prevenir e reprimir o trfico ilicito de entorpecentes e drogas afins; 
v 一efetuar o contce a a嘱  scaliza9ao sobce芦odutos, insumos e precursores qu'rc'zI , 
VI - prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, sem prejuzo da a9ao fazend白ria e de 

outros6 rgos pロblicos nas respectivas 自  reas de compet6ncia; 
VIl - apurar os crimes contra a organiza9白o do trabalho, o sistema financeiro, a ordem 

econ 6mico-financeira e tribut白ria; 
vI'll一apurar crimea芦破1cados contra o瓢監ema芦evidencはrio da Unはo; 
V川  - exercer as fun96es de policia martima, aeroportu自ria e de fronteiras, ressalvadas as 

miss6es peculiares a s For9as Armadas; 
IX - apurar infra96es de ingresso e permanencia irregular de estrangeiros em territ6rio nacional; 
X - apurar crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvada a comDetencia da 

Jua?2rR4 'wiim,ar二  
Xl - organizar, executar e manter os servi9os de registro, cadastro, controle e fiscaliza9ao de 

armas de fogo, alm de conceder e expedir porte federal de arma; 
XII - apurar crimes politicos e eleitorais; 
XIII ー  apurar infra96es contra os direitos indigenas; 
貝M 一 apurar crimes e metidos contra o meo ambiente e patrim6nio histrico e cuItura'dも  Ij,,i急く）; 
XV - apurar outros crimes, cuja prtica tenha repercussao interestadual ou internacional e exija 

repressao uniforme, sem prejuzo da responsabilidade dos 6 rgaos de seguran9a p白blica arrolados no art. 
144 da Constitui9白o Federal, segundo Se dispuser em lei; 
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XVI - coordenar e executar a seguran9a pessoal: 
a) do Presidente da Repロblica; 
b) do V、ce4 ces、dente da Rep6b、、ca', 
c) dos demais chefes dos Poderes da Uni白o e dos Ministros de Estado, por 

determina9ao do Ministro de Estado da Justi9a; 
d) de Chefe de Miss白o Diplomtica Brasileira no exterior, por solicita9白o do Ministro de 

Estado das Rela96es Exteriores e autorizado pelo Ministro de Estado da Justi9a; 
e) de Che言e de. Miss百o Diplocntv.a acreditado junto ao governo brasileiro e de. vtcos 

dignit白rios estrangeiros, em visita ao Pais, por solicita9ao do Minist6rio das Rela96es Exteriores; e 
f) dos integrantes de delega96es desportivas brasileiras em eventos no exterior, em 

coopera頭o com as autoridades policiais estrangeiras, quando autorizado pelo Ministro de Estado da 
Justi9a. 

央'II、一 fiscalizar e sI占i・葛'fisionar o cum笥ir're.nto das normas de seguran9a para estabe、ec,c.e.tos 
banc白rios; 

XV川ー  autorizar, credenciar, fiscalizar e supervisionar o funcionamento das empresas de 
seguran9a privada e de transporte de valores; 

XIX ー  realizar a96es de inteligencia destinadas 合  preven9ao e repress白o criminal; 
Yソ；ー realizar co'e.ta,b品  sca e an白lise de dados de interesse policial, destinados a ocie.tac o 

planejamento e a execu9ao de suas atribui96es; 
XXI - apurar outros crimes por requisi9ao do Ministro de Estado da Justi9a; 
XXII ー  realizar a96es de intelig6ncia destinadas a instrumentar o exercicio de policia judici自ria e 

de apura9ao de crimes, na esfera de sua competencia, observados os direitos e garantias individuais; 
W乱‘ー exercer, cocc' e.'.v)1usividade, as atMdades de pericia criminal da Unio; 
XXIV ー  realizar pesquisas e exames t6cnico-cientficos e pericias relacionados aos 

procedimentos pr -processuais e processos judiciais; 
XXV - exercer, no a mbito da atividade de policia judici自ria da Uniao, as atividades de 

identifica9ao humana, necessarias a seguran9a pablica e aos procedimentos pre-processuais e processos 
jUdにi誠R, 

XXVI - implementar, coordenar, controlar e centralizar os sistemas nacionais de identifica9ao civil 
e criminal; 

XXVII - prestar assistencia t白cnica e cientfica, de natureza policial, aos Estados, ao Distrito 
Federal e a outras institui96es pロblicas, mediante conv6nio ou por determina9言o do Diretor-Geral; 

WM似ー「ealizarce 'cei＆るes e inspe96es, ecc carter permanente e extraordin白rio, na ese.ca de 
sua competencia; 

XXIX - recrutar, selecionar, formar, treinar, aperfei9oar e especializar o quadro permanente de 
pessoal da Policia Federal; e 

XXX - exercer outras atribui96es previstas na Constitui9白o, na lei e nos tratados e conven96es 
m『 t包書敵jIひ？i包S. 

Art. 5。  As atribui96es da Policia Federal serao desempenhadas somente por seus integrantes, salvo em 
atua頭o concorrente, mediante solicita9白o ou celebra9ao de conv6nio com outras institui96es 

At・ §？ AP臥‘cia Federal at'acも  de forma inte9'ada com os demais 6 rg合os do sistema de se.gcac'9a 
pロblica, na forma da lei. 
一 1 Pargrafo, nico -Para a manuten9ao da lei e da ordem, ou quando o interesse pロblico o exigir, 

o uireior-しerat aa J-'oiicia t-eaerai poaera solicitar apoio de outros organismos policiais e das For9as 
i-\rmaaas. 

Art. 7。  A fim de colaborar com a efici6ncia e a efic白cia dos 6 rgaos fiscal izat6rios da Administra9白o Pロblica 
Federal, a Policia Federal prestar auxilio, desde que solicitada e havendo disponibilidade de recursos. 

SEGAO II 
Da Organiza9豆o 

SUBSECAO I 
Da Estrutura 

Art. 8。  Integram a estrutura organizacional da Policia Federal: 
I - Dire9ao-Geral; 
I'‘一にlv?Iミ&Aio Superior de. 'Policia; 
Ill ー  Conselho de E tica e Disciplina; 
IV - Conselho Consultivo; 
V -Adidancias Policiais junto a representa96es diplom自ticas brasileiras no exterior; 
VI - Unidades centrais; e 
'Y 'Jnidad es desce.c',tcalizadas. 
§ 1。  A estrutura organizacional e as competencias das unidades centrais e descentralizadas da 

Policia Federal ser白o regulamentadas por decreto. 
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§ 2。  0 funcionamento de suas unidades, assim como as atnbui96es de seus titulares e demais 
integrantes, ser合o disciplinados em regimento interno da policia federal 

SUBSECAO II 
Da Dire9o-Geral 

Art. 9。  A Dire頭o-Geral, com estrutura e atribui96es nos termos da legisla9白o, 白  exercida pelo Diretor- 
Geral, dirigente m自ximo da Policia Federal, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Justi9a. 

、、。 O cargo da 1 'iatzr-Geral da P◇‘ta Federal, de natureza especial, ser台  ocu●a加 por 
Delegado de Policia Federal, da classe especial, escolhido pelo Presidente da Rep白blica dentre lista 
triplice, apresentada pelo Ministro de Estado da Justi9a, e nomeado, para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma recondu9白o, com prerrogativa de foro especial junto ao Superior Tribunal de Justi9a. 

§ 2。  A lista triplice de que trata o par白grafo anterior resultar de lista sextupla, que ser白  
ap 宅ミ尺！?tza pelo Diretor-saca', aoMinistro de Estado da Justi9a. 

§ 4。  A exonera9員o do Diretor-Geral, antes do t6rmino do mandato, ocorrer白  a pedido ou de 
ofki .りis.teD itimo caso por ?icativa do Presidente da Repロblica. 

Art. 10. Sao atribui96es do Diretor-Geral da Policia Federal: 
I - representar a Policia Federal, rio pais e no exterior; 
II - exercer a dire9ao, a coordena9白o, o controle e a supervisao das atMdades da Institui9ao; 
'III"ーpl吋ar as atMdades da Policia Federa), estabelecendo seus o切etivos, polticas e d'ieizes; 
IV - executar as polticas de seguran9a pロblica estabelecidas pelo Ministro de Estado da Justi9a; 
V - assessorar o Ministro de Estado da Justi9a nos assuntos relativos 白  seguran9a pロblica; 
VI - presidir o Conselho Superior de Policia, o Conselho de Etica e Disciplina e o Conselho 

Consultivo da Policia Federal; 
M'I - expedir instrug5es normativas, portarias e outras normas regulamentadoras internas, 
VIII ー  firmar contratos, convenios, projetos de trabalho e termos de coopera9白o com entidades de 

direito pロblico e privado, nacionais ou internacionais; 
IX - movimentar recursos orament白rios e financeiros consignados 自  Policia Federal; 
X - propor nomes, ao Ministro da Justi9a, para o provimento de cargos em comissao, no a mbito 

da Polib危Federal; 
Xl - designar e dispensar os ocupantes de fun96es gratificadas, e seus substitutos eventuais; 
興」．ー dar posse ao'. ",n eados para carg9s em comissao subordinados diretamente包眺egaoー  

Geral; 
XII - aprovar o plano geral de ensino da Academia Nacional de Policia; 
Xlii - aprovar planos e programas de atua9合o institucional, policial e administrativa; 
XIV - designar servidores para participar de eventos e miss6es oficiais no exterior; 
YM 一 determinar a w 智  raao de protedccc'entos policiais ou adrninistratvos- disciplina舌es, 楓もm 

de outras providencias cabiveis para a apura9ao de possveis crimes e transgress6es disciplinares- 
administrativas; 

XVI - elogiar servidor por morte no cumprimento do dever ou por ato relevante; 
XVII - aplicar penas disciplinares, e, nos casos que excedam sua al9ada, proceder ao devido 

erc叙ア？irhiw toa a吐ond智古息 oovnpetente; 
XV川  - aprovar modelos de carteira funcional para os integrantes do quadro permanente de 

pessoal; 
XIX - determinar a lota9ao e a movimenta9白o dos servidores, respeitados o interesse da 

Administra9ao e o concurso de remo9ao; 
Y× ー definir a dく）えag各き de armamentく● emu悼9合o a ser utilizada pelos integrantes da に誠応‘a 

policial federal; 
XXI - conceder e cancelar promo96es, licen9as, gratifica96es, vantagens e demais direitos aos 

servidores da Institui9白o; 
XXII - homologar o resultado final do concurso pロblico para provimento dos cargos do quadro 

pec ワIそIt!?t. de pessoal; 
XX川・  conceder, suspender e cancelar porte federal de arma; 
XXIV - determinar, por conveniencia disciplinar ou recomenda9台o m白dica e/ou psicol6gica, a 

reten9ao de carteira funcional e a suspensao de porte de arma de integrante da carreira policial federal, 
ativo ou inativo; 

WM~classificar as ''品ades da Policia Fade‘孤de acordo com o disposto nesta lei; 
XXVI - designar servidor para responder pelas incumbencias do cargo em comissao, enquanto 

perdurar o afastamento de titular ou o nao provimento; 
XXVII - avocar, em car白ter excepcional, ap6s correi中o extraordin白ria da Corregedoria-Geral da 

Policia Federal, autos de inqu6rito policial e redistribuI-los, se for o caso; 
WM'‘ ー propor a ca11mao de concurso"bkco para o ingresso nos quadros perma pえes de 

pessoal da Policia Federal; 
XXIX - delegar compet6ncia a integrantes dos quadros permanentes de pessoal da Policia 

Federal para o exercicio de suas atribui96es.e 
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XXX - praticar quaisquer outros atos necess白rios a Administra9合o ou ao cumprimento das 
atribui96es da Institui9o, nos termos da legisla頭o 
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SIJBSEGAO 川  
Do Conselho Superior de Policia 

Art. 11. 0 Conselho Superior de Policia, presidido pelo Diretor-Geral, 白  Orgao de delibera9ao coletiva, 
destinado a orientar as atMdades policiais e administrativas de alta relevncia, tendo como membros os 
dir 帖、  cc ts ,inidades cencIs, o Corregedor-Geral e 5 (cinco) superintendentes regionais. 

Par自grafo 丘  nico. Cada regio geogr白fica do Pais ter白  apenas um superintendente regional 
como membro do Conselho, de livre escolha do Diretor-Geral. 

Art. 12. Compete ao Conselho Superior de Policia: 
I - propor medidas de aprimoramento tecnico-cientfico, visando o desenvolvimento e a eficincia 

dea皆賃、  ctL品F知policial; 
It - manifestar-se quanto aos planos, projetos e programas de trabalho da Institui9ao; 
Ill - propor a regulamenta9ao interna de dispositivos legais e a padroniza9白o de procedimentos 

policiais e administrativos; 
IV - decidir sobre a inclusao de servidores na Galeria de Heris da Policia Federal; 
y~propor ao D'reor-C-eral a inclus巨o ou剖tera9言o da classificaG白o das localidades de acordo 

com o disposto nesta lei; 
VI - manifestar-se sobre as normas e instru96es para os concursos de ingresso nos quadros 

permanentes de pessoal da Policia Federal; 
VII - propor ao Diretor-Geral lista triplice com nomes de integrantes do cargo de Delegado de 

Pc1I.hi 5Fr 、ral, da classe especial, para o preenchimento do cargo de Corregedor-Gerat 
V川  - indicar os nomes para o cargo de Diretor-Geral de acordo com o estabelecido no§ 3。  do 

artigo 9。  desta lei; e 
IX - executar outras atribui96es previstas em lei ou regulamento. 
Par貞grafo a nico. O Conselho Superior de Policia reunir-se-, ordinariamente, uma vez por 

se esc5“弓  extraordinarianet. i por convoca頭o de seu presidente ou da maioria de seus m'mhcs, de 
acordo com o seu regimento interno. 

SUBSE9AO IV 
Do Conselho de Etica e Disciplina 

Art. 13. 0 Conselho de Etica e Disciplina, de composi9白o colegiada, presidido pelo Diretor-Geral, tem por 
finalidade examinar e opinar sobre mat6ria que envolva tica e disciplina de alta relevncia 

9'argrafo ロ  nico. t, piocedimentos ad nirnrativos-disciplinares que resutem na propocttcim te 
pena de demiss白o, cassa9ao de aposentadoria ou disponibilidade, destitui9ao de cargo em comissao ou 
de funp言o comissionada devero, obrigatoriamente, ser submetidos ao Conselho, antes do 
encaminhamento final, pelo Diretor-Geral, ao Minist6rio da Justi9a, para exame e manifesta戸o 
fundamentada acerca da procedencia ou n合o da pena proposta 

Art. 14. 0 Conselho de Etica e Disciplina ser白  composto pelo: 
~ - Diretor-Geral; 
I,'‘ー Corregedor-.Ge同
川ー Diretor Executivo; 
IV - Diretor de Combate ao Crime Orqanizado, 
V - Diretor de Gestao de Pessoal; e 
VI - Diretor de Inteligencia Policial 

Art. 15. Sempre que a mat白ria exigir, o Presidente podera convocar servidores da unidade envolvida no 
assunto em pauta, ou convidar terceiros com qualifica9白o profissional para opinar sobre o procedimento. 

Art. 16. 0 Conselho reunir-se- por convocaco de seu Presidente ou da maioria dos seus membros, de 
acordo com o seu regimento interno. 

SUBSEAO V 
Do Conselho Consultivo 

Art. 17. 0 Conselho Consultivo, presidido pelo Diretor-Geral, 白  Orgao de consulta e assessoramento em 
mat白ria de seguran9a pロblica, tendo como membros permanentes os diretores integrantes do Conselho 
SuFsic&rde Policia e dele pod.ro participar a con房te do seu presidente: 

I - ex-Diretores-Gerais da ativa; 
II - ex-Diretores-Gerais na inatividade, limitado ao nmero m白ximo de 3 (tr6s); 
Ill ー  cidad白o brasileiro, de idoneidade moral, reputa9ao ilibada e not6rios conhecimentos, quando 

presentes na pauta assuntos de sua a rea de atua9ao ou especializa9ao; e 
・'V~integrante da c・品r,reira policial federal, convocado pelo Diretor-Geral, quando pres.sワtes na 

pauta assuntos de sua a rea de atua9白o ou especializa9ao; 
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§ 1。 E facultado ao ex-Diretor-Geral em atMdade, optar por permanecer 白  disposi9ao do 
Conselho Consultivo, desempenhando fun96es de assessoramento estrat6gico determinadas pelo Diretor- 
Gerd, 

§ 2 。 A participa9ao no Conselho Consultivo nao gera efeitos financeiros de qualquer natureza, 
ressalvadq. em caso de servidor, sua prpria remunera9ao, bem como, nos casos dos incisos II, Ill e IV, o 
pagamento das despesas relacionadas aos deslocamentos e dirias; 

§ 3 。 As despesas decorrentes de convoca9ao correrao por conta de dota9白o or9ament白ria da 
Polidia千eOer司;e 

§ 4。 0 Conselho Consultivo reunir-se-白  por convoca9言o de seu Presidente, de acordo com o seu 
reg.a'.o.t ,ioterno. 

SUBSE9AOVI 
Das Adid白ncias 

Ar 二舌発 A,4thdancia Polic1a'' org巨o de liga9o entre a Policia Federal e as organiza96es poM脇s dos 
paises com os quais o Brasil mant白m rela96es, possuindo as atribui96es de: 

I - assessorar o chefe da miss言o diplomtica brasileira em assuntos de seguran9a pロblica; 
II - atuar como elo de liga9ao com os 6 rg白os policiais do pais onde esta acreditada; 
Ill - promover o intercambio de informa96es e coopera9ao t6cnico-cientfica entre os organismos 

poM.畑い  Et 切dos; e 
IV - fomentar a transferencia de tecnologia e de conhecimentos policiais 

Art. 19., As adidancias de que trata o artigo anterior ser言o compostas por um adido e um adido-adjunto. 
I - o cargo de adido policial 6 privativo de delegado de policia federal ou perito criminal federal, 

bac帆全く5●i am ciencias sociais e」i&'1'- dicas posicionados na classe especial da Carreira Policial Federate 
li - o adido-adjunto ser白  escolhido dentre os integrantes das categorias de Agente de Polcia 

Federal, Escrivao de Policia Federal ou de Papiloscopista Policial Federal, posicionados na classe 
especial da Carreira Policial Federal. 

§ 1。 Os adidos e os adidos-adjuntos serao escolhidos dentre os aprovados em processo seletivo 
de pc5、（ s e itulos, de acordo ccm o estabelecido em regulamento especfico. 

§ 2 。 - Os servidores inativos, de reconhecida capacidade t白cnica, detentores de reputa9o 
ilibada, que preencham os requisitos exigidos, durante o periodo passvel de revers白o da aposentadoria, 
a crit6rio do Diretor-Geral, podero ser convidados a participarem do processo seletivo. 

Art. 2Q Cs 1tegrantes da carreira policial federal podero ser designados para atuar como ofcAis de 
liga9白o ou oficiais adjuntos junto a Organiza9ao Internacional de Policia Criminal - INTERPOL ou em 
quaisquer outras organiza96es internacionais, com a finalidade de agilizar a troca de informa96es 
criminais e experiencias internacionais, dentre outras, desde que autorizados pelo Ministro de Estado da 
Justi9a, conforme indica9ao do Diretor-Geral. 

,Dpgrafo u nico. o Onus decorrente do previs切 no caput deste artigo, correr白  por cm ta de 
dota9ao or9ament白ria da Policia Federal, salvo quando assumido por outra organiza9白o. 

Art. 21. Os policiais federais podero ser designados para miss6es policiais no exterior em coopera9白o 
com organismos internacionais e entidades governamentais, visando o apoio operacional, t白cnico e 
ciatIsの  desde que autorizados pelo Ministro de Estado da Justi9a, conforme indica9ao do \ireor. 
Geral. 

Par白grafo u nico. O6 nus decorrente do previsto no caput deste artigo, correr白  por conta de 
dota9ao or9ament白ria da Policia Federal, salvo quando assumido por outra organiza9ao. 

SURSEGAO VIl 
Das Unidades Centrais e Descentralizadas 

Art. 22. Compete a s unidades centrais planejar, coordenar, supervisionar, dirigir, controlar e normatizar as 
a96es no a mbito de atribuiゆes da Policia Federal, bem como elaborar suas respectivas diretrizes. 

Art. 23. Compete a s unidades descentralizadas, planejar, dirigir, coordenar, controlar e executar as 
atividades da Policia Federal, em consonancia com as normas legais vigentes e com as diretrizes 
ecc',VN加RE,d品！sunidades C'&V5. 

CAPITULO川  
Da Carreira Policial Federal 

SEgN；ン  I. 
Dos Cargos 

Art. 24. A carreira policial federal, tipica de Estado,6 integrada pelos seguintes cargos 
~ - delegado de policia federal (DPF); 
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II - perito criminal federal (PCF); 
川ー  agente de policia federal (APF); 
lv 一宅馴こ舌I’克nde policia fedece'.( EPF); e 
V - papiloscopista policial federal (PPF) 

Art. 25. 0 cargo de delegado de policia federal representa, na Policia Federal, a autoridade policial, e 
exige para ingresso o diploma de bacharel em Direito, compreendendo atividades de nivel superior, de 
dice 克Iも,魁ど，兄  cvisao, coorciec 炉畠,assessoracnerto ,糾ac'匂amento, execu9ao e cortroIe da adcv冷.'atagao 
policial federal, bem como das investiga96es e opera96es policiais, al白m da exclusiva instaura9ao e 
presid6ncia de procedimentos policiais. 

Art. 26. 0 cargo de perto criminal federal, exigido terceiro grau especifico para ingresso, compreende 
atividades de nvel superior, de dire9ao, supervisao, coordena9白o, assessoramento e planejamento, no 
arctlし dR4 各  iccinistra9ao ?QjIにia、  federal, ec9k*ec.do a execu9ao de penidias, exames e la‘ぬos 
relacionados a investiga96es criminais. 

Art. 27. 0 cargo de agente de policia federal, exigido terceiro grau para ingresso, compreende atMdades 
de execu9ao de opera96es, investiga戸es policiais e preven9白o e repressao a ilicitos penais, bem como o 
de 尼mi」？hiz de o吐ras atvi加 . policiais ou adm'.c'.istratvas, determinadas pela autoridade P叫ciRI,. 

Art. 28. 0 cargo de escrivo de policia federal, exigido terceiro grau para ingresso, compreende 
atividades de formaliza9ao dos procedimentos policiais e da realiza9ao dos servi9os cartor白rios, bem 
como o desempenho de outras atividades policiais ou administrativas, determinadas pela autoridade 
poVi 」副l. 

Art. 29. 0 cargo de papiloscopista policial federal, exigido terceiro grau para ingresso, compreende 
atividades de coleta, an自lise, classifica9言o, pesquisa, exame e arquivamento de impress6es digitais, bem 
como o desempenho de outras atividades policiais ou administrativas, determinadas pela autoridade 
poりに」叡，. 

Art. 30. A atividade policial federal sujeita o ocupante do cargo a regime de tempo integral, podendo ser 
chamado ao servi9o, por convoca9ao ou escala, a qualquer tempo. 

§ 1。  0 atendimento a convoca9ao ao servi9o 6 obrigat6rio e inescus白vel, sendo que o periodo 
ex'v?ta. も  4((quarenta) 'vzcas semanais ser合 co nc'.pensado na razao de tora trabalhada. p'c .oca 
equivalente de folga, conforme disposto em norma interna salvo nos casos de plantao, cuja propor9o 
ser disciplinada pelo Diretor-Geral da Policia Federal. 

§ 2。  Tendo em vista as caracteristicas da atividade policial federal mencionadas neste artigo,6 
vedado o exercicio cumulativo de qualquer outra atividade, remunerada ou n白o, ressalvados os casos 
elepに叙さR凡見desde que h可a o va.tibiUdade de ho' c'o 

I - atividade de magist6rio; e 
II - atividade desportiva ou afim; 

§ 3。  Para efeito do pargrafo anterior, n台o constituem acumula9ao as atividades culturais, de 
sindico, de representa9ao de classe, comunitrias, de cooperativismo ou de servi9o volunt自rio 
い’E. vedado aoi ,ce'ra.rte da PoUcia Federal exercer o com心rcio ou participar de gこRj ,.dade 

comercial, exceto como cotista, acionista ou comandit白rio. 
§ 5。  E vedado ao integrante da Policia Federal exercer atividade poltico-partid白ria, ressalvada a 

filia9台o e o direito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer 

SE9Am1 
Do Concurso Publico e do Ingresso 

Art. 31. 0 concurso pロblico de provas e ttulos para ingresso nos cargos da Polrcia Federal ser白  realizado 
em a mbito nacional ou regional, destinando-se ao preenchimento das vagas existentes e das que 
ococq石Rm'. 'nt,質azo de sua'包jId敏de. 

§ jD A convoca9ao para o respectivo curso de forma頭o profissional, a ser realizado na 
Academia Nacional de Policia, obedecer a ordem de classifica9ao do concurso pロblico. 

§ 2。  Os candidatos aprovados nos cursos de forma9ao na Academia Nacional de Policia 
escolhero a lota9ao de sua prefer白ncia dentro das vagas disponibilizadas e de acordo com a 
claミIミj”に兄球Iさottida ao trm,co do respectivo curso. 

§ 3。  Constitui fase eliminat6ria do processo seletivo do concurso pロblico para os cargos da 
Policia Federal a aptidao fsica e m白dica, verificada mediante provas e exames especificos. 

§ 4。  0 concurso pロblico conter白, ainda, as seguintes fases eliminat6rias 
a) aferi9ao de perfil profissiogr白fico adequado ao exercicio das atividades inerentesa 

catgIでJ7R』” zv'onal a que cocooccer, apurado em exame pstcot白cnico; e 
b) aferi9ao de conduta social irrepreensvel e idoneidade moral compativel com o cargo, 

apurado mediante investiga9ao social 
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Art. 32. 0 candidato que, ap6s concluir o curso de forma9ao profissional com aproveitamento, for 
nomeado e nao tomar posse no cargo, ou nele n台o permanecer pelo prazo minimo de 03 (trs) anos, 
de'.cも ind cjzar a Unはo cicys sstos havidos com sa 恥「ma9ao, de acordo com o que お「 eatb兄！兄cid0 
em regulamento. 

§ 1。 Administra"o poder exigir o ressarcimento das despesas ao aluno que, regularmente 
matriculado em curso de forma頭o profissional na Academia Nacional de Policia requerer desligamento. 

§ 2。 Prescreve em 01 (um) ano o direito de a9言o contra qualquer ato relativo aos 	processos 
seぜI》v し, cQ.s'zados pe、a Aこad emia Naciona1 te 'ot(cia, para matricuta em curso de t v管aao 
profissional, a contar da data de sua publica9ao. 

§ 30 Decorrido esse prazo e inexistindo a9言o pendente, as provas, os exames e o material 
inservivel poder白o ser incinerados 

Art. Vi,. CE!,?, razo do dew、  vianho de atMdadess馴、s vels, peculiares e estratgicas, o concurso 'Y 丸co 
para provimento de cargos da Policia Federal conter白  fase eliminat6ria de investiga9白o da conduta social, 
etica, moral e de antecedentes policiais e criminais dos candidatos, com crit白rios a serem estabelecidos 
em decreto do Poder Executivo. 

Pargrafo u nico. O decreto de que trata esse artigo ser editado no prazo m白ximo de 180 
(cec'加  .'it.nta) dias. 

Art. 34. Em virtude da natureza e complexidade da atividade policial federal, a idade m白xima permitida no 
ato da inscri9ao no concurso pロblico para o ingresso na carreira Policial Federal ser白  de 35 (trinta e cinco) 
anos para os cargos de Agente, Escrivo e Papiloscopista Policial Federal e de 45 (quarenta e cinco) para 
De、egI破AdIとpolicia Feder1 aP ecto Criminal Feeca. 

Art. 35. E obrigat6ria a realiza9ao de concurso pロblico quando o nmero de vagas atingir 01 (um) decimo 
dos cargos da Policia Federal e, facultativamente, a critrio do Diretor-Geral 

Art.3ん・ Q'vresso na P Md品  Federal dar-se- m d、ante nomea9ao na ctasse inicial dos cesiユ ,OLI'4OS 
cargos, depois de concluido, com aproveitamento, o curso de forma9言o profissional na Academia 
Nacional de Policia. 

Par自grafo ロ  nico. O policial federal nomeado, em ato solene de posse, prestar compromisso de 
desempenhar com retidao os deveres do cargo, observar os preceitos ticos e morais do Policial Federal, 
Ct冨●'I,芦i‘もにJ'、stitui9ao, as卿品Io ye9ulamentos a as normas internas. 

Art. 37. Sero reservadas at6 50% (cinquenta por cento) das vagas destinadas ao concurso publico de 
provimento dos cargos de delegado de policia federal e perito criminal federal para processo seletivo 
entre os policiais federais ocupantes dos cargos de agente de policia federal, escrivo de policia federal e 
paツIIこ月よ： v,nrt,.s policial fedeca', 'possvonados na c'asse especial. 

§ ? Sero reservadas 10% (dez por cento) das vagas destinadas ao concurso pロblico de 
provimento dos cargos de agente de policia federal, escrivo de policia federal e papiloscopista policial 
federal para os integrantes do Plano Especial de Cargos do Departamento de Policia Federal, desde que 
preencham os requisitos exigidos para o provimento dos respectivos cargos. 

W O concurso移e'to neste artigo serも  realizado nas mesmas condi"es e simult.evやente 
ao destinado ao publico externo, nao se aplicando os limites de idade previstos no art. 34. 

§ 3。 Se as vagas destinadas ao pロblico interno n白o forem preenchidas por falta de candidatos 
aprovados, ser白o aproveitadas pelos candidatos aprovados no concurso pロblico externo, obedecida a 
ordem de classifica9白o. 

SECAO Ill 
Do Estgio Probratrio 

Art. 38. Nos tres primeiros anos de exercicio, o policial federal cumprir白  est白gio probat6rio, durante o qual 
sera avaliada sua aptidao para o desempenho das atividades do cargo. 

、叩 o seMdor c飢、ミj記ecado mna誹o ser合  exonerado do ca鳴o, ou, se est白vel, reconuz!to ao 
cargo anteriormente ocupado, preservadas suas garantias constitucionais e legais. 

§ 2o No decorrer do est自qio probat6rio e vedada a remo頭o, a cessao, a redistribuicao e as 
seguintes ausencias do servidor 

I - licen9a para atividade poltica; 
‘、ー licen9a pars tratamento de interesses particulares; 
川ー  licen9a para desempenho de mandato classista; 
IV - afastamento para exercicio de mandato eletivo; e 
V - afastamento para servir em organismo internacional. 

3。 Para fins do pargrafo anterior, a remo9ao de policial federal, excepcionalmente, podera 
ocvcR5 ワIと？兄  r'odo de e駐的h芦obatrio, mediante 'ev、so motivada do Diretor-Geral. 

4。 0 est白gio probat6rio ser白  suspenso, reiniciando-se sua contagem a partir do retorno do 
servidor, nas seguintes hipteses: 

I - licen9a para tratamento da pr6pria saロde, exceto em caso de acidente em servio; 
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II - licen9a por motivo de doen9a em pessoa da familia; 
Ill ー  licen9a 白  gestante, 白  adotante e licen9a-paternidade; 
IV 一 1I'ai毛  'por motivo de aaミ  t w,nto do c6njuge ou companheiro; 
V - participa9ao em curso de forma9ao decorrente de aprova9台o em concurso poblico; e 
VI - priso cautelar ou definitiva; e 
VII - licen9a para exercer mandato classista e eleitoral 

SEgA'）い‘ 
Da Promo9o 

Art. 39. Os cargos da carreira policial federal, a que se refere o art. 24, serao divididos em 04 (quatro 
classes): terceira, segunda, primeira e especial 

、、。 Dar-se-白  o 、7，紀od a carreira na tecce.a classe do cargo respectivo, com a pc叫i月 o de 
promo9言o, sucessivamente, ate a classe especial, desde que preenchidos os requisitos desta lei. 

§ 2 。 0 quantitativo de ocupantes de cada classe da carreira Policia Federal ser fixado na 
seguinte proporao: 

I - 10 % (dez por cento) na classe especial; 
'.1 1 20 % (vw't'a '.oc cento) na pricce'.ca casse; 
Ill - 30% (trinta por cento) na segunda classe; e 
IV - 40% (quarenta por cento) na terceira classe 

Art. 40. A promo9ao consiste na mudan9a da classe em que esteja posicionado o servidor, para a 
imediatamente superior, com publica9ao em Boletim de Servi9o Especial, no dia 16 de novembro, data 
co ●、Iど抑IこmlIua ao aniversc'. 'a D epartamento de Policia Federal, ap6s serem satisfeitos os se 結iictes 
requisitos: 

~ ー  avalia9o satisfat6ria de desempenho funcional; 
II - avalia9合o de aptid白o fisica e t白cnica aplicada pela Academia Nacional de Policia; e 
Ill - 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercicio na classe em que estiver posicionado. 
い。 Apromo9ao .wa a classe especla、  de.ender台, ainda, de conclusao, com apro 晩智苫vato, 

do curso superior de policia para os cargos de delegado de policia federal e de perito criminal federal, e 
do curso especial de policia para os cargos de agente de policia federal, escriv合o de policia federal e 
papiloscopista policial federal. 

§ 20 0 curso superior de polcia ser白  equivalente a p6s-gradua9白o stricto sensu, e dever白, 
ol: 琴llこJ害そI”兄馴te, atenderaQs'equlsitos estabeleccios na Lei de Diretrizes e Bases da Educ.a加 'a c'1as 
resolu96es do Conselho Nacional de Educa9言o. 

§ 3 。 0 curso especial de policia ser equivalente 白  p6s-gradua9白o lato sensu, e dever, 
obrigatoriamente, atender aos requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao e nas 
resolu96es do Conselho Nacional de Educa9ao. 

、聖 Os atuais sec''iホ芽es serao enquactrados nas suas respectwas dasses, computa I!,.se o 
tempo de servi9o ja trabalhado. 

Art. 41. Os crit6rios excepcionais para as progress6es e promo96es por bravura e post mortem serao 
dispostos em regulamento prprio 

Art. 42. Nao ser promovido o policial federal que sofrer san9ao disciplinar no periodo de um ano 
imediatamente ap6s o encerramento do procedimento apurat6rio que lhe cominou a pena. 

Art. 43. Nas promo96es o policial federal tera direito aos seguintes acr白scimos de remunera9白o, 
independentemente de outros previstos em legisla9ao especfica: 

いc1as promo96es も  seunda classe dos yes ectvos cargos da Pol(cia Federal, delci/cj但'z 'por 
cento) 

II - nas promo96es a primeira classe dos respectivos cargos da Policia Federal, de 10% (dez por 
cento); e 

Ill - nas promo96es a classe especial dos respectivos cargos da Policia Federal, de 15% (quinze 
poc にI pt&,. 
§1。. Os crit白rios e procedimentos especificos e os fatores de avalia9白o para promo頭o deverao ser objeto 
de regulamenta9白o prpria, aprovados pelo Conselho Superior de Policia, conforme parametros definido 
nesta lei. 
§2。. Os atos de promo9白o s言o da compet6ncia do Diretor-Geral da Policia Federal, observados os 
「eqw割’lさら 'a 'as condi96es esta'e'ecdos nesta les. 

SECAOV 
Da Remunera9ao 

Act. 4.Q , Cargos de Agec'e de Policia Federa', Escrivao de Policia Federal e Papiloscopista P )ic 、aI 
Federal, para os quais 6 exigido 30 grau de escolaridade, terao remunera9ao inicial igual 白  quela prevista 
para os cargos de Delgado de Policia Federal e Perito Criminal Federal, na Lei no 9.266/96. 
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Art. 45. A remuneracao inicial dos cargos de Delegado de Policia Federal e Perito Criminal Federal, que 
comDreendem atividades de nivel superior, sera 15% superior a remunera9ao aa classe especiai aos 

cac'j 武IもAe 、te de Pol(cs.sF 4ecal, Escrivao de :)dt、a Federal e i-'a酬oscoplsta l-'oliclal トeoa智‘・  

SECAO VI 
Da Lota9昌o e da Remo9o 

A't. 41L 1己  5aoo 6 o n6rec'. de servidores, do cusdro permanente de pessoa' da Policia Fe.de‘尋‘cue 

deve ter exercicio em cada uma das suas unidades centrais ou descentralizadas, no Brasil e no exterior. 
§ 1。 A lota頭o de cada unidade ser白  fixada por ato do Diretor-Geral; 
§ 2 。 A Administra9ao designara o local onde o policial ieaerai aevera, prestar servi9os, , em 

qualquer parte do ternt6no nacional ou no exterior. vara tins ae remo9ao a peaiao sera respeiiaao o 
cOv.r只Jも  cR. cemo9ao; 

6 3o Tratando-se de atividade exclusiva de Estado e em decorrencia dos deveres e das 
obriga96es de seu cargo, o policial federal nao podera invocar exce9ao para eximir-se aa aeslgna9ao, 
salvo as previstas em lei 

At.4ユ． -ら '苗Adades da P臥何IもFederal serao da sscoadas em grupos"A',"B" e 'ESPECIAL",ley乞pIぬ一se 
em considera9ao o grau de representatividade, as condi96es especficas de vida na localidade e as 
dificuldades geogr白ficas de acesso ou transporte, para fins de remo9言o e zoneamento. 

Par白grafo u nico. A classifica9台o das unidades em grupos ser白  estabelecida por ato do Diretor- 
Geral, mediante proposta do Conselho Superior de Policia 

Art. 48. Remo9ao 6 o deslocamento do servidor, de oficio ou a pedido, no a mbito da Policia Federal, com 
mudan9a de localidade, e tem como objetivo principal atender a necessidade do servi9o e assegurar o 
efe臨くc、  , ・  ressoal necess'r.'o自  ellci白ncia operacional e administrativa do Orgao. 

§ 1 。 0 servidor do quadro permanente de pessoal da Policia Federal somente poder白  ser 
removido, a pedido, para unidade na qual se verifique claro de lota9ao do cargo, observado o concurso de 
remo9ao; 

§ 2 。 Os critrios para remo9ao a pedido, bem como do concurso de remo9ao, sero 
esteh5、Lヒ1憾9$ por ato do叫e肥、rGeral. 

Art. 49. 0 integrante do quadro permanente de pessoal da Policia Federal que completar o prazo de 3 
(trs) anos de efetivo exercicio em localidade classificada como "ESPECIAL", tera assegurado o direito de 
preferncia a remo9ao para a regio geogrfica de seu interesse, observados a exist6ncia de claro de 
Iote 品7' .T?S d耐dades nela ex#stentes e os critrios do concurso de remo9言o. 

Art. 50.E vedada a remo9ao de servidor que esteja respondendo sindicancia ou processo administrativo- 
disciplinar, salvo em casos excepcionais, ouvida a Corregedoria-Geral da Policia Federal. 

Ar1' 5舌』；1三や,seー自 a remo戸o nas seguintes modalidades: 
~ ー  de ofcio, no interesse da administra9白o. 
Il-a pedido 

a) por motivo de saロde, mediante pronunciamento de junta m6dica oficial, do servidor, 
c6njuge ou companheiro, de dependente que viva 合  s suas expensas e conste em seus assentamentos 
fur*cc三 isJツ  parente de pn1'?同to grau; 

b) por movimenta9ao do c6njuge ou companheiro que seja servidor pロblico da Unio, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, desde que este tenha sido deslocado no interesse da 
Administra9言o; 

c) para reunio familiar, nos termos da legisla9白o em vigor; e 
d) desde que cumpridas as formaAidades estabelecidas no concurso de remo 巨o. 

Art. 52. Nos pedidos de remo9ao por motivo de saロde, a junta m白dica oficial dever白  manifestar-se quanto 
aexistencia e 自  gravidade da mol白stia, quanto a s condi戸es de tratamento no local de lota9白o e 白  
necessidade terapeutica para a movimenta9ao do servidor. 

f ●。 A junta mdica oficial dever, ainda, relacionar as unidades da Policia Federal que 
detenham condi96es para o tratamento da doen9a, devendo o servidor, neste caso, ser removido para 
local de interesse da Administra9白o. 

§ 2。  Na situa9ao do pargrafo anterior, sendo de seu interesse, o servidor podera optar por 
permanecer no local de sua atual lota9ao. 

Art. 53. 0 casamento ou a uniao est白vel, por si s6, n白o geram direito a attera9白o de lota9ao 
§ 1。  Ao c6njuge ou companheiro de servidor policial federal removido de oficio, desde que 

sec4irip.r 甲k)co, sera assegIcada a lota9ao 移くw、c,6cia em reparti9ao pth(ica kderaし e×ene令do, 
preferencialmente, atividade anloga a do Orgao de origem; 
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§ 2 。 Na hip6tese de casamento ou unio est白vel entre policiais federais, a Administra9o 
promovera, a pedido, a remo9白o do c6njuge ou companheiro para a unidade com maior carncia de 
rea、 cミ穴只奔W??,cO亀  

§ 3。 0 servidor removido de oficio tera assegurada a sua matricula e dos seus dependentes, em 
estabelecimento de ensino publico, independentemente de vaga ou da natureza da institui9白o de origem. 

SE9AO VII 
Dos Direitos e Das Prerrogativas 

SUBSECAO I 
Dos Direitos 

Art. 54. 0 policial federal perceber白  remunera9白o, gratifica96es e adicionais, ou subsidio, bem como 
outras vantagens, inclusive pessoais, previstas em lei. 

Art. 55. 0 policial federal poder perceber, ainda: 
I - pro labore, proporcional aos vencimentos do respectivo cargo, pela atua頭o em atMdade de 
a c's,'no em cursos m Acjstrados pela Academia Nacional de Policia, c可o desempenho 白  eワteワthdo 
como de efetivo exercicio para todos os efeitos legais; e 
li ー  ajuda de custo, em caso de: 

a) remo9白o de ofcio que importe em alterac白o do domicilio leaal. para atender a s 
aespesas ae instaia9ao na nova sede de exercicio, em valor correspondente a trs meses de 
rem 、阜5、ry,永フl' e 

b) servi 9o fora da sua unidade de lota9ao, por periodo superior a noventa dias 
consecutivos, em valor correspondente a um trinta avos da remunera頭o pelos dias em que perdurar o 
servi9o, sem prejuzo da percep9自o de di白rias 

川ー  transporte pessoal e dos seus dependentes, bem como do mobili白rio e baaaaem. em caso 
ae rc'iい9i' &e olicioI 

IV - di白rias, por servi9o eventual fora da sede, de valor minimo equivalente a um trinta avos da 
remunera9ao d o respectivo cargo, para atender as despesas de alimentacao e estada: 

v - auxilio-doenGa, no valor d e um mes de remuneraCao, quando ocorrer licenca para tratamento 
ae sauae por perodo superior a doze meses, ou invalidez declarada no curso deste orazo: 

vil~assi蚊6ncia lr泊dk,,o-,osoftalar e odontthoit rnr mRir rA irctiナ,1iraPく  ri'thlir'コに  ,jj .rriji'i に  
extensiva a seus dependentes; e 

VII - auxilio-zoneamento, em caso de lota9ao em unidades da Policia Federal classificadas como 
Especial, cujas condi96es de moradia sejam particularmente difceis ou onerosas; e 

V川ー  auxilio moradia em localidade em que o servidor ou seu c6niuqe nao oossua im6vel ou 
ocuFい円に5、5巧いnacional, na to'?na eia Jegi引a9ao vigente. 

§ 1。  - o servidor poder白  optar pelo recebimento do valor, em esp6cie, correspondente aos 
beneticios previstos no item Ill. 

§ 2。ー  A famrlia do policial federal falecido dentro de um ano, a partir de remoc首o de oficio com 
muaan9a do domicilio legal, sera devida ajuda de custo, passagens, transporte de mobilirio e baaaaem 
pare iびeantrnde de seu uitersse, no territ6rio nacional, quando requerida at' 03 (tr6s' meses ao6s o 
corto. 

磐。ー  O auxilio-zoneamento ser自  pago em percentuais de, no m白ximo 30% (trinta por cento' da 
remunera頭o do cargo efetivo ocupado pelo servidor. 

Art. 56. Para fins de aposentadoria ser白  considerado como tempo de servi9o policial o perodo de 
frequencia a curso de forma9白o profissional da Academia Nacional de Policia, necess白rio a primeira 
i rweミナi山拡%. 

Art. 57. A assistencia psicol6gica consistir白  em propiciar ao policial federal tratamento, inclusive com 
interna9ao em clinicas especializadas, para recuper白-lo, quando necess白rio, dos desgastes emocionais 
ou distarbios mentais resultantes do exercicio da fun9ao policial 

aavalia蕊-引  Anualmesicol gica,隠：武霊異跳昌器識讐篇高 atividade operacion司 ser合  sI占転”鳳、d0 
§ 2。- Sempre que o exercicio de missao policial resultar em grave violencia, com conseaoencia 

Taiai ou potenclalmente danosa a vida de qualquer pessoa, o servidor policial ser白  examinado Dor 
proissionai especializado, objetivando a constata9ao de possiveis distロrbios emocionais, aue iustiflauem 
o a 智ミJaI'Iit temporario de tMdades operacion's. 

lei, baixa器需ご器認essoaldestin轟Polsa臨品慧隠pe農轟器濃纏器誤濃器白 o desta 

Art. 58. Salvo 
p
or imposi o legal, ou ordem judicial, nenhum desconto incidir sobre a remunera

9ao ou
p
rovento devido ao 

po
licial federa l. 
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Par白grafo' nico. Mediante autoriza9白o do servidor, poder白  haver consigna9言o em folha de pagamento 
em favor de terceiro, a crit白rio da Administra9ao e com reposi9ao de custos, na forma definida em 
re9叫故I.IR討lし．  

Art. 59. A remunera9ao e o provento do policial federal e a pensao de seus beneficirios nao ser言o objeto 
de arresto, sequestro ou penhora, salvo em caso de alimentos, resultante de decis白o judicial 

Art. '&O.しs proventos de aposentadoria de pollcia'i federal e pens6es de seus benefici白rios n白o podero 
ser inferiores a remunera9ao percebida pelo respectivo servidor quando na ativa. 

Art. 61. 0 policial federal poder自  afastar-se do exercicio de suas fun96es para: 
1 - frequentar cursos de aperfei9oamento e estudos, neles compreendidos os de extensao, 

es ●母i戒Iぞ電敏） e p6s-grad'a o, no Pais ou no e'tec、ov, por prazo nao superior a dois anos, 芦餅代gもYeし  
no maximo, por igual periodo; 

II - comparecer a seminanos ou congressos no Pais ou no exterior; 
lii - ministrar cursos e semin白rios destinados ao aperfei9oamento dos membros da Policia 

Federal, ou, quando convidado, de outras institui96es; e 
I;'‘一exercer cargo 2)e,o ou a ele concorrer, nos termos da Lei. 
§ jO O afastamento, salvo na hip6tese do inciso IV, s6 se dara mediante autoriza9白o do Diretor- 

Geral, respeitado o interesse do servi9o. 
§ 2 。 Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-巨o sem prejuzo da remunera9ao, 

vantagens ou quaisquer direitos inerentes ao cargo, assegurada, no caso do inciso IV, a escolha da 
recI切R」RI、を , preferida,se cv ◇ tempo de afastamento considerado de efetivo exercicio para to'心s os 
fins e efeitos de direito. 

§ 3。 Ao policial federal que haja se afastado de suas fun96es para o fim previsto no inciso I nao 
sera concedida exonera9白o ou licen9a para tratar de assuntos de interesse particulares, antes de 
decorrido periodo igual ao de afastamento, ressalvada a hiptese de ressarcimento do que houver 
rece'irさI,も十故品o de remunecago e vantagens em 'ct!cie do afastamento. 

Art. 62. 0 policial federal, como reconhecimento pelos bons servi9os prestados ter direito 白  s seguintes 
recompensas: 

~ - premios de honra ao m白rito; 
1.1.- crrDdecora96es por servios prestados; e 
Ill ー  elogios, louvores e referncias elogiosas. 
Par言grafo d nico, as recompensas serao concedidas de acordo com as normas estabelecidas 

em regulamento especifico. 

SUBSEIO '. 
Das Prerrogativas 

Art. 63. Constituem prerrogativas, garantias funcionais e instrumentos de atua9ao do policial federal, 
dentre outros previstos em lei: 

I，ー令早ノさノさRぐ de polcia; 
LI - investigar possvel ocorrencia de infra9白o penal; 
Ill - usar dos ttulos decorrentes do exercicio do cargo ou fun9ao; 
IV - possuir carteira de identifica9白o funcional, com f pロblica, v白lida em todo o territ6rio 

nacional, inclusive como documento de identidade civil; 
M一tRr porte livre de.乞  cma em todo o tecr鵬no nacional, sem restri9ao de acesso a qua 1'!e.clh cal 

pablico ou privado, inclusive em meios de transporte; 
VI - ter ingresso e tr合nsito livres, com franco acesso, em qualquer recinto pロblico ou privado, 

respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade de domiclio; 
Vil - a prioridade nos servi9os de transporte e comunica9ao, pロblicos e privados, em raz豆o de 

sec''r こ；, 
V川  - o uso privativo do emblema e de uniformes operacionais ou de quaisquer outros sImbolos 

da institui9ao; 
IX - realizar busca pessoal e veicular necess白rias a s atividades de preven9合o e investiga9百o; 
X - requisitar, quando necess白rio, o auxilio de outra for9a policial; 
貝I~requisitar, em v ミnde iminente pen9くンメb%ico, bens ou servi9os particulares, asse.'jcada 

indeniza9白o ulterior ao respectivo proprietario em caso de dano, nos termos da lei; 
XII - o uso de fora, com os meios disponiveis, proporcionalmente ao exigido nas circunstancias, 

para defesa da integridade fisica pr6pria ou de terceiros; 
XIII - convocar pessoas para figurarem como testemunhas em dilig6ncia ou outro procedimento 

poV1'zi叡‘そュミIと占 cargo; 
XIV - atuar, sem revelar sua condi●o de policial, no interesse do servi9o; 
XV - ser recolhido, sempre que possivel, sob cust6dia especial da Policia Federal, antes da 

senten9a transitada em julgado; 
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XVI - cumprir pris白o cautelar ou definitiva em dependencia separada, e isolado dos demais 
presos comuns; 

Yきp'‘ー也「 a sua FIs穀さ i,ediatamente cく男m nv.ada 合  autoridade poUcial federal mais芦o丈I沖Aque 
acompanhar白  a lavratura do auto respectivo, e, em caso de crimes inafian9白veis, recolher白  o policial 
federal sob cust6dia especial do 6 rgo; 

XVIII ー  ter assist白ncia juridica da Advocacia Geral da Unio, perante qualquer juzo ou tribunal, 
quando acusado de prtica de infra9ao penal ou CMI, decorrente do exercicio regular do cargo ou em 
razをし  'RJR., 

XIX - ter assistencia integral 白  saロde, quando vitimado no exercicio do cargo ou em raz合o dele; 
XX - ter seguro de vida e de acidentes, quando no ecercicio do cargo ou em raz員o dele; 
XXI - ter assistencia m6dica, psicol6gica, odontol6gica e social para o titular e seus dependentes; 

YきマII・ー ter acessc ao dados cadastca,s e 、stentes nos 6r9aos da Administra9加？・wIIca, 
observado o disposto no inciso X, do art. 50, da Constitui9白o Federal; 

§ 1。 As despesas decorrentes da aplica9ao das prerrogativas constantes nos incisos XIX, XX e 
XXI, deste artigo, correr台o 白  conta da dota頭o or9ament白ria da Institui9白o Policial Federal; 

§ 2。 Ao ex-policial federal aplica-se a prerrogativa do inciso XV deste artigo; 
、V Aplicam-se ao. かjIく二‘磁 kderal aposentado as prerroqatvas dos irctsos Ill.N.'I. yq 'Vl 

入vii e入入i oeste artigo. 
§ 40 Constaro na carteira funcional: 

I - do policial federal da ativa, as prerrogativas dos incisos Ill, IV, V, VI, VII e X deste 
artigo; e 

lI~do pel iI federal aposentado, as prerrogativas dos incisos IU, IV e V des急  v 心o, 
exceto nos casos em que houver restri9ao declarada por junta mdica oficial. 

§ 5o 0 Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal ter foro esDecial iunto ao 
superior I riounal cie Justia e os Superintendentes Fegionais junto aos Tribunais Regionais Federais. 

Act.'A・． Qlando pela ata 穀さ do policial fede‘鮎 ‘esultar morte, mesmo em circunstancia eyiI ece e 
inequvoca de legtima defesa prpria ou de terceiros, a autoridade policial lavrar o auto correspondente 
e comunicar, o fato ao iuzo comoetente. 

撚三鰻葉鴛鱗羅誓鷲器蕊： l霊鷲認麗離器鴇濡鷺 

鼎需S縦忠票姦器蓄覧農e晶忠驚S胃姦誓譜署認欝姦器潔 S驚S七  

SUBS9 pp '(I 
Do Hor言rio Especial 

Art. 66. Poder白  ser concedido horario especial ao servidor para freqoencia em cursos de aperfei9oamento 
e estudos, desde que atendido ao interesse da administra9台o policial e neles compreendidos os 
sul●R5 i IM屯ら， de extens ao, eviavAaza9白o e p6s弓‘包Suaao, quando da ausncia nao resulte 芦吻!bo. ao 
desempenho de suas atribui96es, e desde que: 

I - haja incompatibilidade entre o horrio escolar e o da reparti9ao; e 
II - haja possibilidade de compensa9白o do horrio, respeitada a dura9白o semanal da jornada de 

trabalho. 
9マ占的rafo 丘  nico. '篇o sera conceciwloh occio especial para frequもncia em est 曾ん, sa'vo 

quando se tratar de exigencia curricular em curso superior e desde que observados os requisitos deste 
artigo. 

SUBSE9AO IV 
Do Uso dos Uniformes, Emblema, Distintivos e Insgnias 

Art. 67. Os uniformes oficiais, o emblema, os distintivos e as insignias da Policia Federal s白o privativos 
dos policiais federais, com as prerrogativas que lhe sao inerentes. 

Art. 68. 0 uso dos uniformes oficiais, do emblema, dos distintivos e das insignias, bem como os modelos, 
descri9ao, composi9ao, pe9as assess6rias e outras disposi加es ser台o estabelecidos em regulamenta9白o 
esp宅に u'R4. 

Par白grafo d nico.E vedado ao policial federal o uso dos uniformes oficiais em manifesta96es de 
carter sindical e/ou poltico-partid台rias. 

Art. 69. A utiliza9ao indevida ou n白o autorizada dos uniformes, emblema, distintivos e insignias da Policia 
Federal constitui crime na forma da legisla9ao, sem prejuzo de outras san96es decorrentes 
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SUBSE9AO V 
Das atribui96es especificas 

Art. 70.E atribuio privativa do cargo de delegado de policia federal instaurar e presidir inqu白ritos 
policiais, autos de prisao em flagrante e termos circunstanciados de ocorr6ncia, bem como dirigir 
qcaicqt1- tcrlrs investigag6es criminais de competncia da Polrcia Federal, podendo no exnibi de 
suas fun96es: 

I - determinar a expedi9白o de mandados de intima9白o e de condu頭o coercitiva, na forma da lei; 
II ー  representar, diretamente a autoridade judici白ria, as medidas necess白rias 白  s investiga96es 

policiais; 
li - requisitar, de ofcio, o auxilio de outra for9a policial; 
IV ー  requisitar exames periciais; e 
V ー ‘eizuisitar, no i oe.esse das investiga るes p oUdais: 

a) quaisquer dados cadastrais, documentos e informa"es de carter pロblico ou 
privado; 

b) informa96es, dados cadastrais e documentos da Administra頭o Pロblica direta ou 
indireta; 

c) terp Q そ舌', 占c\ente, servi9os tcc 、co-especia(izados e meios materiais de 'cgもc>s 
p自blicos e de particulares que detenham delega9ao de servi9o pロblico; 

d) extratos de registros telefnicos das concessionarias; 
e) informa96es a respeito da localiza9ao de usu白rio de telefonia, fixa ou m6vel; 
f) informa96es a respeito da localiza9百o de usu白rio de cartao de cr白dito; 
g) quais尋●ecI 1c'orma96es de em停esa de transporte, a respeito de reserves， りIhI欧es, 

escalas, rotas, tripulantes e passageiros; e 
h) registros de conexes de usuarios de servi9o de Internet, 白  empresa provedora. 

§ 1。  A recusa, a omiss白o ou o retardamento injustificado no fornecimento de informaゆes, dados 
ou documentos requisitados pela autoridade policial, constantes no inciso V, implicaro na 
rev1こJ？尺JそI胡izede penal, cv), e administrativa de cuem 、  ie der causa. 

§ 2。  Ao delegado de policia federal incumbe manter, nos inqu白ritos policiais, o sigilo necess白rio 白  
elucida頭o do fato ou exigido pelo interesse da sociedade; 

Art. 71. A autoridade policial federal, no a mbito de suas atribui96es, dever台  apurar, de oficio ou por 
requisi9ao, quaisquer noticias de infra9ao penal que cheguem ao seu conhecimento. 

、や - As requis.es das autoridades 〕uくlII c 、もrias e do Ministrio P"blico Federal secもo ミ  c',ce 
cumpridas em autos de inqu白rito policial, salvo se houver a9ao penal em andamento; 

§ 2o ・  A autoridade policial federal nao podera se abster de adotar as medidas processuais 
cabveis quando lhe for apresentado fato delituoso da compet白ncia da Policia Federal; 

Act. TLAき  '厄rito crimina', c eeccicio de suas etc、buやes, caber: 
I - elaborar laudos periciais requisitados pela autoridade policial federal ou autoridade judiciria, 

em mat6ria criminal ou administrativa; 
II - produzir informa96es ou pareceres t白cnicos; 
Ill ー  pesquisar vestigios e evid6ncias que visem instruir as provas periciais; 
l》‘ー ‘equerer, ciiret ・ecte,a autoridadecく●mpetente as informa"es necessarias aos 智mes 

periclals; 
V - solicitar servi9os t6cnico-especializados e meios materiais, de6 rg言os p自blicos ou particulares 

que detenham a delega9白o de servi9os pロblicos, no interesse da produ9ao das provas periciais; 
VI - requerer documentos e dados necessarios 白  instru9白o das provas periciais, sob sua 

resy？只 JiIiade. 

Art. 73. Ao perito criminal incumbe preservar o sigilo das informaG6es, dados e documentos que lhe forem 
confiados, sob pena de responsabilidade. 

SE9Ao v' 
Da Hierarquia Policial e Da Disciplina 

Art. 74. A hierarquia e a disciplina sao a base institucional da Policia Federal. A autoridade e a 
responsabilidade sao proporcionais ao grau hier白rquico 

、、。 A hierarquia 早ノSに、al 白  a ordena9らo da autoridade, em n(veis diferenciados,deマ括心  da 
estrutura da Policia Federal. A ordena9言o se faz por categorias e classes funcionais, salvo os casos de 
cargos comissionados ou fun96es de chefia 

§ 2。  Disciplina e a rigorosa observncia e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas 
e disposi96es que fundamentam a organiza9ao policial e coordenam seu funcionamento regular e 
har竹iミ1?iz,., caduzindo-se 9厄In5) ecfeito cumpnmec\to do dever por parte de todos e de cade '占沖‘ dos 
componentes da Institui9ao. 

§ 3。  A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstancias da 
vida funcional entre policiais federais. 
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§ 4D A hierarquia policial 白  consubstanciada no respeito reciproco e no espirito de acatamentoa 
sequencia de autoridade. 

Art. 75. Sao manifesta96es essenciais de disciplina: 
I - a corre9巨o de atitudes, de modo a preservar o respeito e o decoro da fun9ao policial; 
II',~a obediencia prorta自  s ordens nao manifestamente ilegais; 
Ill ー  a consciencia das responsabilidades e deveres; 
IV - o tratamento ao cidadao com presteza e respeito; 
V - a discri9白o de atitudes e maneiras, na linguagem escrita e falada; 
VI - a colabora戸o espont自nea para a efici6ncia da Institui9各o; 
Vil - a a占1ョf&o solid白ria peIa a Olsciplina co)etva; 
VIII - o acatamento dos valores e principios ticos e morais. 
IX - o respeito 白  s leis, aos usos e aos costumes das localidades onde servir, observadas as 

prticas nacionais e internacionais; e 
X - a manuten9ao de comportamento correto e de decoro na vida pablica e privada. 

Art. 76. A antiguidade na classe 6 contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva posse ou 
promo9ao, salvo quando fixada outra data. 

9雷句rafo' ntc.o,.m taso deste act9o, 'a'endo empate, a antigutdade ser白  esta'測んc、da 
sucessivamente: 

a) pelo que tiver mais tempo de servio pロblico; 
b) pelo que tiver maior tempo em atMdade policial; e 
c) pelo de mais idade. 

Art. 77. Em legisla9ao especial, regular-se-: 
I - a precedencia entre policiais federais e outros servidores cMs e militares, em miss6es 

dipヒ、 i鮎ias brasileiras no exteor e 
II - a preced白ncia nas solenidades oficiais. 

Art. 78. As ordens n白o manifestamente ilegais devem ser prontamente cumpridas. 
§ 1。 O executante que exorbitar no cumprimento de ordem, responder白  pelos excessos e abusos 

que把●令”ロ  c&77etido; 
§ 2。  Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessrios ao 

seu total entendimento e compreens豆o; 

Art. 79. No interesse da sociedade, o policial federal assegurar, nas investiga96es criminais, o sigilo 
necess白rio a elucida頭o dos fatos. 

Art. 80. 0 policial federal dever manter sempre atualizados seus dados cadastrais, junto ao 6 rg合o, de 
acordo com o que for estabelecido em legisla9豆o especfica. 

SECAO VIII 
Dos SImbolos da Polcia Federal 

Art. 81. Sao simbolos da Policia Federal: 
I - a Bandeira da Policia Federal; 
'Ii，ー令I三！；ち、思ama da Po''caFed aral; e 
III - o Hino da Policia Federal. 
Pargrafo" nico. O regulamento estabelecera o conteロdo, a forma e as normas de uso dos 

simbolos. 

SE9p‘くnx 
Dos Valores ticos e Morais do Policial Federal 

Art. 82. Os valores ticos e morais do policial federal est言o refletidos: 
I - no juramento do policial federal; 
リ，ーりR凡軒aceitos 白廿005ec 心cais do poRca!f e'iec誠e 
Ill - na oracao do nolicial federal. 
Par'arafo ロ  nico. O requlamento estabelecer台  o conteudo, a torma, as normas cie conauta, 

principios e fundamentos dos valores 白  ticos e morais que devem ser observados pelo policial ieaerai no 
exercicio do cargo e fora dele. 

CAPITULO IV 
Do Controle da Atividade Policial 

SE9AO I 
Do Controle Interno da Atividade Policial 
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Art. 83. 0 controle interno da atividade policial ser白  exercido, com exclusividade, pela Corregedoria-Geral 
d0000lpt;text-indent:36.Opt'>ll - apurar as irregularidades e transgress6es disciplinares; 

リ'I~acomparthac a apura9合o dos 芦くンc"r'entos relacionados a crimes comet感包ミ, 竿dK)s 
servidores da Policia Federal; e 

IV - realizar correi96es nos procedimentos policiais, em car白ter ordinario ou extraordinario 

Art. 84. 0 cargo de Corregedor-Geral da Policia Federal ser白  ocupado por integrante do cargo de 
delegado de policia federal, da classe especial, indicado dentre lista triplice elaborada pelo Conselho 
Su早 c央r1dR P o((cia, apreec'iぬpeto Diretor-Geca' ao Mlnl蚊co da Justi9a, para mandato de '&* ac'os, 
permitida uma recondu9ao. 

Par自grafo ロ  nico. A exonera9ao da autoridade de que trata este artigo, antes do t6rmino do 
mandato, ocorrer白  a pedido ou de oficio, neste ltimo caso, por provoca9ao do Diretor-Geral, ouvido o 
Conselho Superior de Policia, mediante decis言o fundamentada do Ministro da Justia 

SE9AO II 
Do Controle Externo da Atividade Policial 

Art. 85. 0 controle externo da atividade policial federal ser白  exercido em consonancia com a Constituic白o 
Federal, cabendo 白  Polrcia Federal, quando requisitada pela autoridade competente 

m otlva 9'-m otlva 9'0 'i認  imotivao e interess霊器慧農謂；器mentos農農  as as situaes de鏡ou procedimentos policiais, "I各 ec do 
II - permitir o ingresso aos locais de custdia, acompanhado pela autoridade policial respons白vel; 

Ill- fornecer dados estatisticos relativos 台  s atividades de policia judici白ria da Unio 
....', ,t'axaraTo UnLCO. u irto,uerito pouctat esta suserto as inspe96es pelos juzes e mem.bros do 
NIinisterio vuDiico que o丁iciem nos autos correspondentes. 

CAPITULO V 
Do Regime Disciplinar 

SECAO I 
Das Responsabilidades 

Art. 86. Pelo exercicio irregular de suas atribui96es, o policial federal responde cMl, penal e 
administrativamente, ficando sujeito 白  s respectivas san96es 

Art. 87. A responsabilidade civil decorre de conduta culposa ou dolosa que resulte em prejuzo ao errio 
ou a terceiros. 

f’。 Na hip6tese de p 司uzo causado cWposamente ao e伯rio, a indeniza9白o ser白  liq"dede em 
parcelas mensais n白o excedentes a d6cima parte da remunera9ao ou provento, a ser cobrada ap6s o 
trmino do processo disciplinar 

§ 2。  A indeniza9ao de prejuzo causado dolosamente ao errio somente ser liquidada na forma 
do par白grafo anterior, na falta de outros bens que assegurem a execu9ao do d白bito judicial, a ser cobrado 
a詠5sり  Lt5i'i'W?O do procedimeflto disciplinar. 

§ 30 Tratando-se de dano causado a terceiro, responder白  o policial perante a Fazenda Pロblica, 
em a9言o regressiva proposta depois de transitar em julgado a decis白o que condenar a Uni言o a indenizar 
o terceiro prejudicado. 

Art88A,responsabilidade pei?al abrange os crimes e contraven96es imputados ao polic、ョI ,cessa 
qualidade. 

Art. 89. A responsabilidade administrativa resulta de ato ou omissao verificado no desempenho do cargo 
ou fun9言o, bem como por atos da vida privada considerados infamantes ao exercicio da fun9ao policial. 

Art. 90. As san96es civis, penais e administrativas poder白o cumular-se, sendo independentes entre si. 

Act.飢．Q, .os de improりIぬさe adm泊I試「ativa 、  mpoctac ao, tambem, na perda do cargo ou fI、界Ig各 ., na 
indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao erario, na forma e grada9ao previstas em lei, sem 
prejuzo da a頭o penal cabvel. 

SECAO lI 
Dos Deveres 

Art. 92. S白o deveres dos funcion白rios regidos por esta Lei 
I ー  lealdade a Policia Federal e 合  s institui96es a que servir; 
リ，一感IミJこ5 iIgao, 
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川ー urbanidade; 
IV - cumprimento das normas legais e regulamentares; 
いく免 dj怠ワpa 白  s orders v?eroces, exceto quando ccanife駐amerte il ega同 e 
VI - atender prontamente: 

a) ao publico em geral, prestando as informac6es, ressalvadas as orotealdas Dor siailo: 
D) a expeai9ao ae certiaoes requeriaas para detesa de direito ou esclarecimento de 

situa96es de interesse pessoal; e 
叫as requisi96es .aca defesa da Faz.acvta Pu bUca; 

Vil - levar ao conhecimento da autoridade superior os assuntos de interesse da reparti9ao; 
VIII ー  zelar pela economia e conserva9含o do material da repartic白o p olicial. ou aue lhe tenha sido 

conriaao ou esteja sob sua responsabilidade em razao da fun9ao; 
IX - guardar sigilo sobre assuntos da reparti9ao; 
Y-acesentar-se t ,Ne'1'1entemente trajado ec serviGo ou com uniforme, conforme reく 'd, 沖盾'to 

especmco a ser editado peia Dlre9ao-iieral; 
XI - tratar com urbanidade os companheiros de trabalho e ao pロblico em geral; 
XII - desempenhar com efici6ncia e presteza as tarefas de que for incumbido; 
Xli - providenciar para que estejam sempre atualizados no assentamento individual, os dados 

pesミI之兄I凡見dRseus dependep占eら, wcIusive declara..o ptnmonial; 
XIV - ser assiduo e pontual; 
XV - frequentar com dedica9言o cursos instituIdos pela Academia Nacional de Policia ou civalauer 

outro ae interesse d a Admlnistra9ao; 
XVI - representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder; e 
Y,"I,‘ーmant町cor心j,ta .vmpatvel com adいidade e o decoro da fuci"o policial 
Pargrafo Unico - A representa9ao de que trata o inciso XVI ser白  encaminhada pelo superior 

hierrquico, salvo quando o mesmo for o envoMdo, e apreciada por autoridade superior a quela contra a 
aual for fon'nulada 

Act・鴨・ A Imbservncia do de'eces previstos c\esta Se9ao constitui infra9合o disciplinar p.&c\'4)1 ooc'1 
pena de advert6ncia, se o fato n白o constituir transgressao disciplinar mais grave 

SECAO 1H 
Das Penas Disciplinares 

Art. 94. S白o penas disciplinares: 
I ー  advert6ncia; 
リ‘- cj やensao; 
Ill ー  destitui9ao de cargo em comissao ou fun9ao gratificada; 
1V - demiss白o; e 
V - cassa9ao de aposentadoria ou disponibilidade. 

Act・、5・、見a科、ca9言o e ttosa9em das penas discs糾#1ares sero c耐I山 c os: 
I - a natureza da transgress白o, sua gravidade e as circunstancias em ciue foi Draticada: 
ii - os aanos aeia decorrentes para o servi9o; 
川ー  a repercuss白o do fato; 
IV - os antecedentes do funcion白rio; e 
、‘-a ceincid6nda. 

1。  Constitui causa agravante de falta disciplinar o fato de haver sido praticada em concurso de 
pessoas. 

§ 2。  Constitui causa atenuante de falta disciolinar a insianiflc自ncia dn rsiiItarfr riロ  ユ  r'三r、  
praticada, atentando-se para o principio da pr000rcionalidade. iustificando a anIin合n首。 dP品nュ‘ぷ扇  
gca''., ')?威iscados. inc(uv?4. os antecedentes. f、mcj‘くmaig & sPrvith-r 

Art. 」  96. As penas disciplinares serao sempre aplicadas por escrito e fundamentadamente devero 
consiar ao assentamento Individual do servidor. 

M.9;?;．ミ c'iz, outrossim, c R,sieradas de natureza teve as transgress6es previstas nos iteiw,I, avリ，,do 
art. 99 desta Lei. 

Art. 98. A pena de suspens白o, que n白o exceder白  de noventa dias, sera aplicada em caso de falta grave
ou de reincidncia. 

dispositi蕊二器票こ撚綴轟需二轟姦謂闘器 o器課謡詔謂nsgredir ccJ1s c um 
§ 2。  Se o servidor, mediante uma s6 a9ao ou omiss白o, praticar duas ou mais faltas. identicas ou 

nao, aplicar-se-a a mais grave das penas cabiveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 
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§ 3。  Quando houver conveni6ncia para o servi9o, a penalidade de suspens白o poder白  ser 
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, ficando o servidor 
o厨IIこi破Iもも早兄crcanecer em sec' c. 

SECAO IV 
Das Transgress6es Disciplinares 

M.Q.ミ見  iき cansgress6es 杏sに  i"rares: 
Iー  faltar a verdade no exercicio de suas fun96es, por malicia ou m-f. 

Pena - Advert6ncia. 
li - negligenciar a guarda de objeto ou documento que, em decorrencia da fun9ao ou para o seu 

exercicio, lhe tenha sido confiado, possibilitando que se danifique ou extravie. 
Pena -Ad￥“禽、‘c、a. 

Ill - lan9ar, em livros oficiais de registro, anotac6es, queixas, reMndicac6es ou auaisauer outras 
matenas estrannas a Ilnaildade deles. 

Pena - A9白o. 
Pena - Advertencia. 

、い'ificultar ou ce'ac cie l evar ao conhecmec'to da autoridade corcpeterte. oor誠ah、  ecciJta e 
em vinte e quatro noras, salvo se por motivo justo, com a brevidade possvel, cueixa. representacao. 
peti9ao, recurso ou documento que nouver recebido, se nao estiver na sua alada resolv-lo. 

Pena - Advertencia. 
Vi - deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados. 

Pena~Adect.cca. 
Vil - deixar de comunicar imediatamente, por escrito,a autoridade competente, faltas ou 

irreguianaades que naja presenciado ou das quais tenha tido ci6ncia. 
Pena - Advertencia. 

VIII - negligenciar ou descumprir a execu9白o de qualquer ordem legtima 
P宅りa~Suspens各o c.e. 、 (um) a 3衝白s) cMas 

IX - apresentar, maliciosamente, parte, queixa ou representa9ao. 
Pena - Suspensao de 1 (um) a 3 (tres) dias 

X - permutar o servi9o sem expressa permiss白o da autoridade competente. 
Pena - Suspens言o de 1 (um) a 3 (trs) dias 

Xl-心己薪e笥.etar ou procastccar o cumprimento cie decis豆o ou o幌兄マ？，ソ尻jにlaI 
Pena - Suspens巨o de 1 (um) a 3 (trs) dias 

XII - contrair ou deixar de saldar habitualmente dMdas, ou assumir compromisso suoerior as 
suas possiD山dades tinanceiras, valendo-se do cargo ou funCao, comprometendo o bom nome da 
reparti9ao. 

Penaー＆」sSiet!o del(um) a .価毛s) d%as 
Xlii - referir-se de modo depreciativo as autoridades e atos da Administracao Pロblica. aualciuer 

que seja o meio empregado para esse tim. 
Pena - Suspens百o de 1 (um) a 5 (cinco) dias 

XIV - propiciar ou divulgar, atrav白s da imprensa escrita, falada, televisionada ou da midia 
e児店v?,1急, 'ros ocorridos na ce'ac9ao, sem que esteia autorizado pela autoridade competente. 

vena ーど  uspensao de 1 (Un) a S (cinco) dias 
XV - retirar, sem pr6via autoriza9言o da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

reparti9白o. 
Pena - Suspens白o de 1 (um) a 5 (cinco) dias 

￥Mいpublicar, sem ''c!em expressa da autocade competente, documentos oficiais. ek'vs nらo 
reservados, ou ensejar a divulga9ao de seu conteロdo, no todo ou em Darte. 

vena - 5uspensao de 1 (um) a 5 (cinco) dias 
XVII - utilizar-se do anonimato para qualquer fim. 

Pena - Suspens白o de 1 (um) a 5 (cinco) dias 
￥M胤ー deixar de c 舌 unicar a autondade competente, ou a quem a esteia sut月夫！ti占憾0, 

informa9ao que tiver sobre iminente perturbacao da ordem Dロblica. ou do bon andRmPnt品。妬扇示 f三A 
logo disso tenha conhecimento. 

Pena - Suspens台o de I (um) a 5 (cinco) dias 
X lx ーね比ar ao servico, ou deixar de participar, com anteced巨nr.ia Aii itnriridp コ  ruI i。口ぐ十iv可  

sutx坊噛nRIせIさ,a impossibil慰包ぬ de comparecer a rena丸c含く） salvo moti'.rn iuct6 
Pena - Suspensao de 1 (um) a 5 (cinco) dias 

XX - deixar de concluir, nos prazos leaais. sem motivo justo nrordimontr に  rw-ii,'iコie 。II 
disciplinares, ou negligenciar no cumprimento das obriaac6es cue lhe s言o in'r'nt示  

Pena - Suspensao de 1 (um) a 5 (cinco) dias 
x見で加se ヲpresertar, sem motivo justo, ao加、dos afastamentos ceuIamentares 

Pena - Suspens白o de 1 (um) a 5 (cinco) dias 
XXII - impedir ou tornar impratic白vel, por qualquer meio, na fase de inqu6rito policial e durante o 

interrogat6rio do indiciado a presen9a de seu advogado, salvo motivo justo 
Pena - Suspens白o de 1 (um) a 5 (cinco) dias 
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XXIII - trabalhar mal, intencionalmente OU Por neglig6ncia 
Pena - Suspens白o de 1 (um) a 5 (cinco) dias 

xxN-de.cac de fazer as c.ow1nca96es pectinectes も  pris白o de qual、uer pessoa 
Pena - Suspensao de 1 (um) a 5 (cinco) dias 

XXV - deixar, sem justa causa, de submeter-se a inspecao m6dica determinada Dor lei ou Dela 
autorivaae competente. 

Pena - Suspensao de 2 (dois) a 6 (seis) dias 
Y'Y"v. 一 levar 白  p‘鴨奄Iし v山  nela conservar q'ecc\ quer que se proDortha a pre駐ar flanv.a 令  c'c'j話da 

em lei. 
Pena - Suspens言o de 2 (dois) a 6 (seis) dias 

XXVII - deixar de cumprir ou fazer cumprir, na esfera de suas atribui96es, as leis e os 
regulamentos. 

Pena~Suspec1sc de 2 (dois) a 6 (ses') d、as 
XXVIII - simular doen9a para esquivar-se ao cumprimento de obriga9ao. 

Pena - Suspens白o de 2 (dois) a 8 (oito) dias 
XXIX - atribuir-se a qualidade de representante de qualquer reparti9ao da Policia Federal, ou de 

seus dirigentes, sem estar autorizado 
Pen a~Suv.ec'Iso de 2 (dois') a 6( 3&o') dias 

XXX - impedir ou dificultar a apura9ao de falta disciplinar, ou frustrar de qualquer modo a 
aplica9百o da pena administrativa. 

Pena - Suspens白o de 2 (dois) a 8 (oito) dias 
XXXI ー  dar causa, sem motivo justificado, 白  ocorrncia da prescri9台o para a aplica9言o de penas 

di馴：jがinIそI二esL 
Pena - Suspensao de 2 (dois) a 10 (dez) dias 

XXXII - aconselhar ou concorrer para nao ser cumprida qualquer ordem de autoridade 
competente, ou para que seja retardada a sua execu9o 

Pena - Suspensao de 2 (dois) a 10 (dez) dias 
￥  YY" - promover ちm cv雪esta9ao contra atos da Admini試「a"o ou movimentos de des ！芦ero a 

quaisquer autoridades. 
Pena - Suspensao de 2 (dois) a 10 (dez) dias 

XXXIV - manter rela96es de amizade ou exibir-se em pロblico com pessoas de not6rios e 
desabonadores antecedentes criminais, sem razao de servi9o. 

?ena~Suspecwk. de 2 (dois) alo(c!ez') dias 
XXXV - fazer uso indevido de arma ou carteira funcional. 

Pena - Suspensao de 2 (dois) a 10 (dez) dias 
XXXVI - praticar vias de fato na reparti9白o. 

Pena - Suspens白o de 2 (dois) a 14 (quartoze) dias 
Yざさ；皿‘一 ordenar v占  e'ecutar medida芦Na加ade 、  iberdade, sem as f ocmalidades le9a、s,り占 tom 

abuso de poder. 
Pena - Suspens豆o de 2 (dois) a 14 (quartoze) dias 

XXXVIII - permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar 
danos nas dependencias em que estejam recolhidos, ou produzir les6es em terceiros. 

Pena~S'山vpecsもo de 2 (dois> a 、  4僑uartoze) dias 
XXXIX - omitir-se ou faltar com a verdade em depoimentos prestados em procedimentos 

disciplinares e criminais 
Pena - Suspensao de 2 (dois) a 14 (dezesseis) dias 

XXXIX - fazer afirma9白o falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou 
inte‘軒せ良見！神I processo judに，d,'●磁cial ou administrat'vo, ou em juzo arbitral. 

Pena - Suspensao de 2 (dois) a 16 (dezesseis) dias 
XL - abandonar o servi9o para o qual tenha sido designado. 

Pena - Suspensao de 2 (dois) a 16 (dezesseis) dias 
XLI - negligenciar o servi9o de seguran9a para o qual tenha sido escalado, colocando em risco 

pes'シこItiも,心叫eendencias, eqwIア  amentos e bens cia ceacti頭o p01心司 ou sob sua responsabilidade. 
Pena - Suspens言o de 2 (dois) a 16 (dezesseis) dias 

XLII - praticar ato que importe em escandalo ou que concorra para comprometer a fun9白o 

Pena - Suspensao de 2 (dois) a 20 (vinte) dias 
Y'IjTh~vcesentar-se em',c,a'ado para o serv'9o ou embriagar-se durante a jornada d 枯そkiko. 

Pena - Suspens白o de 2 (dois) a 20 (vinte) dias 
XLIV ー  atentar, com abuso de autoridade, ou prevalecendo-se dela, contra a inviolabilidade do 

Pena - Suspens言o de 4 (quatro) a 20 (vinte) dias 
契ぷ - maltratar 芦eso sth sua guarda ou usar de violncia desnecessria no exercicio ca 'oc'1 もo 

policial. 
Pena - Demissao. 

XLVI - indispor funcion白rios contra os seus superiores hierrquicos ou provocar, velada ou 
ostensivamente, animosidade entre funcion白rios. 
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Pena - Demissao. 
XLVII - solicitar, exigir ou receber propina, comissao, ou auferir vantagem e proveitos pessoais 

de智&9JRiでW.c esp白cies, erc cz加des atribui96es que xecce. 
Pena - Demissao. 

XLVIII - cometer a pessoa estranha a reparti9ao, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 
de encargo que lhe competir ou a seus subordinados 

Pena - Demiss白o. 
￥U×一 valer-se d◇ i'ge corn o hm, ostens%vo ou velado, de obter provelto de natureza 早たj脱'coー  

partidaria, para si ou terceiros. 
Pena - Demiss首o. 

L - participar de ger6ncia ou administra9白o de empresa, qualquer que seja sua natureza 
Pena - Demissao. 

I山  - exercer comもcjんマ山 participar de s◇  c'edade comercial, salvo como acioni駐a, 	g暁鳳a 
ou comanditdrio. 

Pena - Demissao. 
LII - praticar a usura em qualquer de suas formas 

Pena - Demissao. 
WA一がeitear, Cく男m移ocurador ou inter 、  ed,cio, sunto a repartc4es o"b(icas. salvo q 'pi古さ  se 

tratar ae vencimentos, proventos, pensoes ou vantagens de parentes ate segundo grau civil. 
Pena - Demissao. 

LIV - provocar a paralisa頭o, total ou parcial, do servico policial, ou dela participar, salvo se 
amparaaa por norma legal. 

Pena~Demisso. 
LV - omitir-se no zelo da integridade fisica ou moral dos presos sob a sua guarda 

Pena - Demissao. 
LVI ・  acumular cargos, empregos ou fun96es pロblicas, ressalvadas as excec6es previstas nesta 

Lei e na じ  onstitui9ao トeaerat. 
Pena - Demisso. 

LVII ー  prevalecer-se, abusivamente, da condi9ao de funcion白rio policial 
Pena - Demissao. 

LVIII - dar causa, intericionalmente, ao extravio ou danificacao de obietos ou documentos 
pertencentes a reparti9ao. 

Pena~Demisso. 
LIX - entregar-se, habitualmente,a prtica de atos atentat6rios a moral e aos bons costumes 

Pena - Demissao. 
LX - submeter pessoa sob sua guarda ou cust6dia a vexame ou constrangimento nao autorizado 

Pena~Da"jIミS加．  
LXI - exercer, a qualquer ttulo, atividade pロblica ou privada, profissional ou liberal, estranha a de 

seu cargo, ressalvadas as exce96es previstas nesta lei e na Constitui貞o Federal. 
Pena - Demiss白o. 

LXII - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que nao tenha apoio 

Pena - Demiss白o. 
LXIII - praticar ato lesivo da honra ou de patrim6nio da pessoa, natural ou iuridica. com  abuso ou 

oesvio ae poaer, ou sem competencia legal. 
Pena - Demissao. 

α‘V~indicar ou 、ワIミ  Mv.ac, no interesse pessoa, nome de advoqacto para assi駐ir oessoa cI嶋  se 
encontre responuendo a procedimento policial ou administrativo. 

Pena - Demissao. 
LXV - possibilitar, intencionalmente, a fuga de preso sob responsabilidade ou cust6dia da Polrcia 

トeaerai. 
Pena - Demns'so. 

LXVI - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofrcio, ou pratic自-lo contra disposico 
expressa d e lei, para satistazer interesse ou sentimento pessoal. 

Pena - Demissao. 
LXVII - freq uentar, de forma habitual, lugares incompativeis com o decoro da func白o policial 

saN‘さク7iT)ひさ,界stlticado. 
Pena - Demiss白o 

鰻100.umpr認estituinto do鼠ご●器em comisso e fun§ o gratificada ter por fundrtica de transgresso disciplinar punida com su器to aso o畿de exaomisso. 

Art. 101
.za 

Al白m dos itens XLV a LXVII do artigo 99, a pena de demiss白o ser白  aplicada quando se
caracterizar: 

de modo a i嵩器g川り器誠麗器誉農麗霊獄器 nsiderado como hediondo ou 'n'智mnte 

em lei. 

em、 1応I. 
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II - crime contra a administra9白o publica; 
III - lesao aos cofres publicos e dilapida9ao do patrim6nio nacional; 
N 一 ofensa fsca ec servi9o contra fu令c' ocr、o ou particutac, saWo se o ねto oacizt.c11mr excivaente ae ilicltuae; 
V - insubordina9ao grave em servi9o; 
VI - aplica9白o irregular de dinheiro pロblico, ressalvada a modalidade culposa e a boa f do 

agente pubflco; 
里、ー「evela9ao de fe加ou cwcunst合nca ce q'e tem d6ncia em raz加cas atribuic6es e q 'e ceva 

permanecer em segredo; 

VIII - abandono de cargo, como tal entendido a aus6ncia do servico, sem lusta causa. Dor mais 
ae trinta aias consecutivos; 

IX ー  falta ao servi9o por sessenta dias intercalados, sem causa justificada, durante o Deniodo de 
GOzも’押I2母とら“I 

X - corrup9ao; e 
Xl - improbidade administrativa. 

Art. 102. Poder白, ainda, ser aplicada a pena de demiss白o, ocorrendo contum白cia na prtica de 
transgress6es disciplinares. 

Ir被rgrafo Unico~a contumacia consiste no cometimento de cinco ou mais ,icra加es 
disciplinares, da mesma natureza ou n白o, punidas com pena de suspens台o, num periodo de 36 (trinta e 
seis) meses, contados da primeira falta. 

Art. 103. 0 ato de imposi頭o da penalidade mencionar白  sempre o fundamento legal e a causa da san9o 
disciplinar. 

Paragrafo Unico~no prazo de 60 (sessenta) dias, dever o Poder Executivo edItar \scc9to, 
visando estabelecer a dosimetnia para aplica9ao da pena de suspens言o. 

Art. 104. A demissao e a destitui●o de cargo em comiss白o ou fun9白o gratificada, nos casos dos incisos 
Ill, VI, X e Xl, do art. 101, implica na indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao er白rio, sem prejuzo 
da a o penal cabivel. 

祭器認器濡器継「覧需認；二轟農習器 es constantes desta Lei nao eximedos. 	 。  

Art. 	A demisso ou a destituio d99, incisos XLIX, L e LIII, incompatibilizanos. 	 驚rgo emex-servi算nss o ou funo gratificada, por infrinpara cargo pblico federal, pelo praz窪amgocinco 

d estI加IdPargrafodestitudo de cargo許器撫驚賢ornar a cargratificada,器儒
ai
ir然需servidor quincisos I. II潔demitido ou 

鷲」鷺I燕麟doria oualmentefor apro鯵ilidade se ficar pa sponibiIidade鴛que o inativo prconcio que no鴛こ  

SE9AOV 
Da Competencia para a Aplicaao de Penalidade 

Art. 108. Para imposi o de pena disciplinar s o competentes:
- o Presidente da Repblica, nos casos de demiss白o e cassa

9ao de a
p
osentadoria oudi

sp 	
er de de funcion no da Polcia Federal; 
li,- o Ministro da Justia, no caso de suspens白o at6 noventa dias; 
I, ii ー  o竺etor-L eraI'aaFo匹ia Federal, no caso de suspens百o at6 sessenta dias; 
iv ー osミuperIntenaentes kegionais e o Corregedor-Geral, no caso de suspens白o at6 trinta dias: 
v ,- os し  neTes ae uelegacias de Policia Federal, no caso de suspens言o at6 dez dias; 

em comi嘉扇謡認農e co慧nte para nomearatificada. 	 頭o ou designa頭o, no caso de destitui9o de cargo 

撫農揺
saveis濃I器濡 penaentos I黒認で農需農9o, o Orgao de pessoal providenciar as 

Art. 110. As penas deverao ser cum
pridas dentro 

do perodo de trinta dias ap6s a 
publica

9ao em Boletim
de Servio. 

Art. 111. As penalidades de advertencia e suspens白o ter白o seus registros cancelados, ap6s o decurso de 
tr6s e cinco anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o funcion白rio nao houver, nesse periodo, 
pratヒ品d5、 I収フva infra9白o disci回mI?ar. 
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Par自grafo nico - O cancelamento da penalidade n言o surtir efeitos retroativos. 

SE PO V' 
Da Prescri9言o 

Art. 112. A a9ao disciplinar prescrever: 
I - em cinco anos, quanto 白  s infra96es puniveis com demissao, cassac百o de aDosentadoria ou 

aisponiDiiiaaae e aesrtui9ao ae cargo em comissao e fun9ao gratificada; 
'ti - em dois anos, quafflo き  s infra96es puniveis corn suspensao;e 
Ill ー  em 180 (cento e oitenta), quanto a advertencia; 

Art. 113. 0 prazo de prescri9白o come9a a correr da data em que a transgress白o foi praticada 
§ 1 。 Quando ocorrerem, comprovadamente, circunstancias que impe9am o imediato 

coI,I己Rjl'間 o pela autocicthe competente, da exstnva da transgressao, o tempo inicial de価estcいo 
ser o dia em que a autoridade dela tomar conhecimento. 

§ 2。 No caso de transgress6es permanentes ou continuadas, o prazo de prescri頭o contar-se-
do dia em que cessar a permanencia ou continua9o 

§ 3。 A trapt;font-family:Arial; color:windowtext'>SE9AO VII 
Da Suspevhs加Pc'eventiva 

Art. 114. A suspensao preventiva ser白  ordenada pelo Diretor-Geral da Policia Federal, em qualquer fase 
do processo disciplinar, mediante despacho fundamentado, desde que o afastamento do funcion白rio seja 
necess白rio, para que este nao venha a influir na apura9ao da transgress白o disciplinar. 

§1。 Nas faltas p！皿秘  es corn a pena de ciem、ss合o, a suspensao preventiva, mediante ds ●atho 
fundamentado, poder白  ser mantida at6 a decisao final do processo. 

§ 2 。 A suspensao preventiva nao importar em perda de remunera9ao, considerando que o 
servidor continuar白  prestando servi9os, diversos da atividade-fim. 

CAPTLJLQ 'It 
Dos Procedimentos Administrativo-Disciplinares 

SE9AO 1 
Da Apura9吾o das Transgress6es Disciplinares 

Art. 115. A autoridade que tiver ci白ncia de qualquer irregularidade ou transgressao de preceitos 
disciplinares adotar, de imediato, as medidas necessarias a apura9ao do fato, mediante sindicancia ou 
processり  .I'scipIinar, assegurado ao acusado o contraditrio e a ampla defesa 

§ 1。  0 processo preceder白  a aplica'o das penas de suspens白o, destitui 9白o de fun9言o ou cargo 
en-i comiss白o, demissao ou cassa9ao de aposentadoria e disponibilidade 

§ 20 A sindic白ncia, como procedimento sum白rio de constata9ao e apura9合o de irregularidades, 
ser presidida por servidor est自vel, de nivel hier白rquico superior ou igual ao do sindicado; conter as 
fasesGい  A'staura9白o, instru 巨o, defesa, rela切rio e ju勺amento, destinando-se 白  aplica9白o de peria.Ydade 
de advert6ncia ou suspens台o de at6 trinta dias e/ou a instaura9白o de processo administrativo-disciplinar 
para aplica9白o de pena mais gravosa 

§ 3 。 Considerada a complexidade do fato, a sindicancia poder白  ser conduzida Por comisso 
composta de trs servidores, est白veis, designados pela autoridade instauradora, que indicara, dentre 
eles, り  seu presidente. 

Art. 116. Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhe sao hierarquicamente superiores, compete ao 
Corregedor-Geral da Policia Federal, aos Superintendentes Regionais e aos Chefes de Delegacias de 
Polcia Federal, a instaura9ao de procedimentos disciplinares. 

Art. 117. Em qualquer fase do processo administrativo-disciplinar ou da sindicancia, configurando-se fato 
que tipifique ilicito penal, o colegiado ou o sindicante, respectivamente, encaminhar 白  autoridade 
coc'rR'R琳品, os elementos c'山e se tornaremne cessnos a instaura9らo do respectivo inqu6惟oi河心aI, 
fazendo consignar nos autos essa iniciativa. 

Art. 118. Quando o policial for indiciado ou preso em flagrante pela pr白tica de crime que configure 
tamb6m transgressao disciplinar, ser, de imediato, instaurado o respectivo processo disciplinar ou 
swdjrI応a. 

Art. 119. Se a transgressao for praticada em concurso, por servidor policial e funcion自rio n言o integrante 
da Policia Federal, a autoridade competente para determinar a instaura9白o do processo disciplinar ou 
sindicancia, encaminhar, de imediato, comunicaG白o do fato ao 6 rg豆o de pessoal do Minist白rio ou 
repacIこ加acue perten9a aく  'e'e" itirno, para as med憾as administrativas cabNeis. 

Art. 120. Serao assegurados transporte e dirias: 



2W.) 

con
dl9aoId-con
dl9aoIde aot 

funcion rio convocadoc para 
p
restar depoimento fora da sede de sua re

p
arti9ao, na

condi o de testemunha, denunciado, acusado ou indiciado: 

trabalhosII，麓謂rniz揺濃認轟こ轟篇麟器器器紫蓄 a se deslocar da ミ兄de dos 

Art. 121. Quando a instru9白o da sindicancia ou do processo disciplinar depender da realiza9白o de 
exames periciais complexos e localiza9白o de testemunhas essenciais a apura9ao da transgressao 
disにj甲IPR占， cediante req、」e rwc'eto da comissao,p odec合  a autoridade que I nstaurou o procediIちり1ento 
determinar o sobrestamento deste pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual perodo, por 
uma ロ  nica vez. 

SE9AO li 
Do Processo Disciplinar 

Art. 122. 0 processo disciplinar ser conduzido por comiss白o composta de trs funcionarios est白veis, de 
nvel hierrquico igual ou superior ao do acusado, de preferncia bachar6is em cincias juridicas, 
des1 八昼？s pela 月ut9ridade j nstauradora, que indicar dentre eles, o presidente 

Par豆grafo u nico ー  O secretrio da comiss白o ser designado pelo seu presidente, podendo a 
indicacao recair em um de seus mRmhrr く  

Art. 123.0 A comiss o iniciar os trabalhos no primeiro dia u til seguinte a 
pu

blica
9ao da portaria

instauradora em Boletim de Servio. 

§’。 A portaria conter, ainda que suei ntamente, a exposi 白o do fato censurvel, coro t.f風ョs as 
circunstancias entao conhecidas, a qualifica9台o do acusado ou esclarecimentos pelos auais se bossa 
iaentmca-io e a cIassitica9ao da infra9言o. 

implicara nる二器農ao器蕊繁訟隣lI,器膿濡誤認鷲姦器隠a9白o de fato novo 

急l熱ぐf霊認g詣蕊畿蕊畿 come indepinteresse d濡器暴裟rcialidade, assegurado 。 sigilo 

Art. 125. 0 processo disciplinar se desenvolve nas seauintes fases: 

占I~processo aQIm',r?,!鋭rativo, que compreende instru頭o, defesa eI ce、至鱗 io・ e 

SECAO III 
Do Processo Administrativo Disciplinar 

SUBSECAO i 
Disposi96es Preliminares 

Art. 126. 0 processo administrativo disciplinar obedecer白  ao principio do contraditrio, sendo assegurada 
ao acusado a ampla defesa, com a utiliza9ao dos meios e recursos admftidos em direito 

Art. 127. Quando houver sindicancia, esta integrar白  o processo administrativo disciplinar como pe9a de ir、e+r“一よ一 

鰻

128. 0 processdo necessrio,響ministrativo disprorrogado por鷲nar dever ser encerrado no prazo de sessenta dias, podendo,is sessenta dias pela autoridade competente que determinou a 

a presentadprocesso.謬摺idorida認謂ogao, devidamente justificado pelopetente at cinco dias antes de esgo業idente da comisso, dever sere o prazo de encerramento do 

藁舞
0 Se, decorrido o prazo de prorrogao,。  o processo ainda no estiver co
os membros da comisso, sem prejuzo das sanes discipiinares, salv慧認odero serautoridade 

Art.comienca灘npre que necdicar tempoa entrega do灘鴛竃e fundamentados trabalhos, fica認torizaseus需pela autoridade instauradora, aembros dispensados de outros 

Art. 130. As reuni6es da comissao ser白o registradas em atas, que deverao detalhar as deliberac6es e os 
'nciaentes. 

SVBSEI4O II 
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Da Instru9ao 

Art・、3’・・今 al nstru9ao do 芦◇tesso adminlstrat'j◇噛scpllnar, a comiss合o promover台  a tく篤1$qs4 ce 
depoimentos, acarea96es, investiga96es e dilig6ncias cabveis, objetivando a coleta da prova, recorrendo, 
quando necess白rio, a t6cnicos e peritos de modo a permitir a completa elucida頭o dos fatos 

Art. 132. Constituem prova no processo administrativo-disciplinar: 
~ - a confiss白o; 
リ，一心 t.stemunho; 
Ill - os e>ames periciais; 
IV - os documentos pロblicos e particulares; 
V - os indicios veementes. 
VI - a acarea9ao; 
"I,‘一 os reconhedcces\tos; e 
VIII - as provas decorrentes de inqu6ritos policiais e processos judiciais, desde aue devidamente 

autorizadas pela autoridade judiciaria competente, inclusive as decorrentes da quebra dos siailos bancario 
e Tiscal, Dern assim,d a intercepta9白o de comunica96es telefnicas e telem白ticas, visando o resauardo do 
interesse pUDilco e o d a moralidade administrativa. 

9笛a9rato Unico~E維ercie-se por i -d(c、く》 'ceemente o conjunto de crcunstancias ca zes de 
rormar a convlc9ao da existencia do fato e de sua autoria. 

Art. 133. Ningu白m poder白  recusar-se a prestar depoimento, ser acareado ou executar trabalhos de sua 
competencia solicitados pela comissao, salvo impossibilidade devidamente comprovada. 

Art. 134. A comiss白o poder白  solicitar a s autoridades policiais a ado9ao de meios compuls6rios para o 
comparecimento de testemunhas, que devam depor ou ser acareadas e a Isso se recusem. 

Art. 135.E assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por interm白dio 
de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra-provas e formular quesitos, 
quaTio5 ei.ratar de prova pericia'i. 

§ 1。  Quando o servidor for convocado pela comiss白o de processo administrativo disciplinar e 
encontrar-se em local diverso daquele onde estiver instalada a referida comiss百o ter direito ao 
pagamento de passagens e dirias. 

§ 20 A comiss白o, mediante despacho fundamentado, poder白  denegar pedidos considerados 
Imperfinentes, meramente protelatOrios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 30 Ser白  indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprova9ao do fato independer de 
corheicr.e,to especial do pelto. 

§ 4。  Se o acusado nao comparecer, ou n白o se fizer representar por procurador, apesar de 
previamente notificado, ser-lhe- designado pelo presidente da comiss白o, defensor "ad hoc", com 
forma"o juridica, para a audiencia. 
Art. 136. As testemunhas ser含o intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da 
cowss軸  devendo a segunda 昇a ser anexada aos autos, notificando-se o acusado, da diligencia, com, 
no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de anteced6ncia 

§ 1。  0 mandado contera dia, hora e local de inquiri9andado sera imediatamente comunicada ao 
chefe da reparti頭o onde se encontrar lotado, com indica9白o do dia, hora e local marcados para a 
inquin9ao. 

合冨慧篇epoimento ser prpodendo, entreta驚認認農篇蕊uzido a termo,Itas a apontam農こendo licito 白  testemunha traz 

競倉
testemtos dasて

ihass 
sero inquiridas individualmutras, devendo o presidente da c漂de modo queso adverti-las農轟saibam nem ouamcominadas ao falso 

Art. 139. Na reda o do depoimento, o presidente da comissao dever cingir-se, tan
to q

uan
to p

ossve
ls ex

press es usadas pelas testemunhas. 

鵠認合s testemunhes sero inquiriue consignaro diretamente舞pelo presidente da comissao e, em seguida, pelos denaisespostas. 

Art. 141. 0 acusado, seu defensor constituldo ou "ad hoc
", poder台o reinquirir as testemunhas 

p
or

interm dio do presidente da comiss o. 

Art. 142. 0 policiamento das audincias 白  exercido pelo presidente da comiss白o, que usar白  dos meios 
necessarios para impedir que sejam tumultuados os trabalhos, determinando a retirada do recinto 
daく、'Jeと , !占t se comportem ,coonvenientemente 
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Art. 143. Se o Dresidente da comiss白o verificar que a presenca do acusado, pela sua atitude, poder台  
influir no 白  nimo da testemunha de modo que prejudique a verdade do depoimento, tara retira-io, 
proら！ミI呪IJiI加  na inquiri9らo, corn a presen9a de defensor designado para o ato, devendo constar do tercc、o 
a ocorrencia e os motivos que determinaram a provid6ncia. 

Art. 144. 0 interroaat6rio do acusado. aue sera notificado com a anteced6ncia minima de 48 (quarenta e 
oito) horas, dever台  ser realizado de modo que possibilite a comissao o mais amplo connecimento ao tato, 
obミ兄いRnIさI-se, no que cot.ec, o artigo l 88 do C6digo de Processo Penal. 

§ 1。  Recusando-se o acusado a responder pergunta que lhe seja dingida, sera ela consignada, 
bem como as raz6es alegadas para a recusa. 

§ 20 0 defensor do acusado n白o poder白  intervir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e 
nas resDostas. 

§ P Se legu、  acrnec'&e notiticado, ◇  ac」sao rao comparecer para ser interrogaoo, seca 
considerado revel e o processo prosseguir os seus trmites normais. 

Art. 145. At白  o encerramento do processo administrativo disciplinar, o acusado nao poder白  ser removido, 
nem se ausentar por mais de tres dias da localidade em que tenha sede a comiss白o, sem expressa 
autc当I足敏、各 . do respectvo presidente, sob pena de se tornar revel, cabendo, inthive, a 
responsabiliza9ao administrativa de quem deu causa ao afastamento 

Art. 146. Quando houver dロvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissao propor白白  autoridade 
competente que ele seja submetido a exame por junta m6dica oficial, na qual participe pelo menos um 
mもdjIこ！き？発jに界i誠ra. 

§ 1 。 Na hiptese deste artigo, a autoridade instauradora nomear白  curador ao acusado, de 
preferencia bacharel em Direito. 

§ 2。 0 incidente de sanidade mental sera autuado em apartado e apenso ao processo principal, 
ap6s a expedi9白o do laudo pericial. 

§ ? O incidente de sanidade nao irnpli1ca伯 na paralisa頭o do processo disciplinac, rnas o 
julgamento somente ocorrera ap6s a conclus合o do laudo pericial 

SUBSECAO川  
Da Indicia9昌o. 

Art. 147. Ultimada a fase instrut6ria, a comiss白o elaborar despacho de instru9白o e indicia9白o, ordenando 
a cita9ao do indiciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do 
proc.es.sc' 

§ 1。 0 despacho a que se refere este artigo conter白  a exposi9ao circunstanciada do fato tipico 
imputado ao indiciado e os dispositivos legais e regulamentares infringidos, com indica9白o das folhas do 
procedimento onde podero ser encontrados os fundamentos das imputa96es. 

§ 2。 Havendo dois ou mais indiciados, o prazo ser comum e de vinte dias. 
§3。  Encontrando-se o indiciado em luger incerto ou n白o sabido, ou, ainda, verificando q,L'e se 

oculta para dificultar a cita9白o, ser白  esta realizada por edital, com prazo de quinze dias 
§ 4。  0 edital ser白  publicado uma vez no Di白rio Oficial da Unio, e no Boletim de Servi9o, 

contando-se do dia imediato a sua publica9ao, o inicio do prazo nele destinado ao conhecimento da 
C比a9白o. 

§5。  Decorrido o prezo referido no§3。ー deste artigo, come9a a ser contado o de apresei舵ado 
da defesa pelo indiciado ou procurador devidamente constituido 

Art. 148. Esgotado o prazo para apresenta9ao da defesa sem que o indiciado use desse direito, ser自, a 
partir de ent白o, considerado revel e designado para assisti-lo, como defensor dativo, servidor 
pref. 、r.5●帖sw'ente bacharel em Direito. 

§ 1 。 A partir da publica9ao do ato de designa9ao do defensor dativo, come9arao a correr os 
prazos a que se refere§ 2。  do art. 147 

§ 2 。 Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designar白  um 
servidor como defensor dativo, que dever白  ser ocupante de cargo efetivo superior ou da mesma classe, e 
ter nh'ei占t9 escolaridade igu剖ou superior ao do indiciado. 

SUBSECAO IV 
Da Defesa 

鷺薫鴛sempre escrita, podendo o indiciado, antes de apresent -la, encaminharprotestando pela audincia de testemunhas e realizao de diligncias,dade de sua realizao. 

留窓鳶
1 A comieferir o pedido de

esc'rento do繊灘灘uarentaunhas em com o駕
horasco de
eviden騰競鷲ndamentado, poderque desnecessrias 
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§ 2。  Deferido o pedido e cumpridas as diligencias ou indeferidas as consideradas Drotelat6rias. o 
prazo ae ae丁esa aevera ser reaberto; 

§y Se ap6s e ceabectura do prazo estsbelecdo no para9rafo antecior, forem sI心 iさas e 
deferidas novas diligencias, o prazo de defesa ser白  suspenso pelo tempo necessario a realiza9白o das 
mesmas, sendo restitudo por tempo igual ao que faltava para sua complementa9白o 

SUBSECAO V 
Do Relat6rio 

Art. 150. Apresentada e apreciada a defesa, a comiss5o elaborar relat6rio circunstanciado, onde 
resumir白  as pe9as principais dos autos e mencionar as provas em que se baseou para formar a sua 
convf&' ezendo constar em rela頭o a cada indiciado: 

~ ー  sintese das acusa96es formuladas inicialmente; 
II ー  fatos apurados durante a instru9百o; 
Ill - sintese das raz6es de defesa e sua aprecia9白o; e 
IV - conclus白o, na qual se pronunciar白  pela inocencia ou pela responsabilidade do indiciado, 

ind'cas@り, se a hip6tese tar esta 口  ltima, a disposl戸o lega) ou regulamentar correspondente. 
Par自grafo u nico - A comiss言o poder白, ainda, sugerir quaisquer provid白ncias que se apresentem 

adequadas ou de interesse para o servi9o, bem como apontar fatos que, tendo chegado ao seu 
conhecimento, devam ser apurados em outro processo. 

Art.'5'. Terminado o reat ，ワo, a comisso encaminhar o processo, em 24 (vinte e quatro ,loras,a 
autoridade julgadora. 

SUBSECAO VI 
Do Julgamento 

Art. 152. Antes do julgamento, o processo administrativo disciplinar ou a sindicncia ser白o analisadas 
pelo setor disciplinar respectivo, ou servidor designado, que emitir parecer fundamentado, acerca da 
forcw 、心；  mrito, e propoc合san9合  o加 concreto, sehr o caso. 

Art. 153. Recebido o processo, a autoridade competente proferir白  a decisao no prazo de 20 (vinte) dias, 
formando e fundamentando sua convic9白o de acordo com a livre aprecia9ao das provas. 

§ 1。 reconhecida pela comissao a inoc6ncia do servidor, a autoridade instauradora do processo 
detec管iivもo seu arqu、va cc'ec\to, salvo se flagrart&cente contr合ria 合  prova dos autos. 

§ 2 。 quando as sanG6es e provid6ncias cabveis excederem 白  al9ada da autoridade julgadora, 
esta dever自  prop6-las, dentro do prazo para julgamento, 白  autoridade competente. 

§ 3 。 havendo mais de um indiciado e diversidade de san96es, caber白  o julgamento a autoridade 
competente para imposi9白o da pena mais grave 

Art. 154. 0 julgamento fora do prazo legal, embora n台o implique em nulidade do processo, sujeita a 
autoridade julgadora 白  responsabilidade administrativa, quando der causa a prescri9白o. 

Art. 155. Extinta a punibilidade pela prescriao, a autoridade julgadora determinar o registro do fato nos 
assentamentos do funcion白rio. 

鵠蕊器黒acudis器鷲e abae se隠黒da識rgoa in轟pn諸r白  reassumir o exerccio ap6s o t6rmino do 

Art. 157. 0 processo disciplinar nao poder白  ser sobrestado para o fim de a
g
uardar a decisao da a9ao

p
enal ou civil. 

謡恐穏誌濡嵩豊に ea離請需震濃器器認認翌臨 pai器豊農器icial 

Art. 159 0 policial s poder ser exonerado a 
pedido ap6s a conclus言o do processo disciplinar a que

res
p
onder, e des

de q
ue reconhecida sua inoc ncia. 
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SE9AO II 
Da Sindicancia 

SUBSECAO I 
Disposi96es Preliminares 

Art. 160. A aplica9白o das penas de advertencia e de suspens台o at6 trinta dias, quando nao decorrer de 
fato apurado em processo disciplinar, ser台  precedida de apura9ao da falta atrav白s de sindicancia. 

Art. 161. A sindic合ncia obedecer ao principio do contradit6rio, assegurado ao sindicado a ampla defesa, 
com a utiliza9白o dos meios e recursos admitidos em direito, e ser instaurada, conduzida e decidida de 
acornいca?7as prescri96es da presente lei. 

Art. Isindic轟器curso da sindicncia, surgindo emaminhar 	autoridade competente,轟uer hip tese, ind cios da pr tica de criermdio daquela que determinou a abert器 odo 
feito, as 

pe9as necess白rias 白  instaura頭o de inquerit
o policial, fazendo consignar nos autos esta

pro & c1'a. 

Art. 163. A sindic合ncia ser registrada em livro pr6prio a cargo da Corregedoria-Geral da Policia Federal, 
quando apurar irregularidades atribuidas a servidores lotados nas Unidades Centrais do DPF; das 
Corregedorias Regionais, se lotados nas Superintend6ncias Regionais ou determinadas por seus 
dirigac'tes e, dos Cart6rios, se lotados nas Delegacias de Polcia Federal. 

Art. 164・  A sindic白ncia ter白  as mesmas fases do processo disciplinar, ressalvada a modalidade de 
apura9白o preliminar, em que n白o tendo sindicado e nao servir para a imposi9言o de penalidade 
administrativa, objetivando, apenas, esclarecer determinados fatos ou circunst合ncias 

Art. 165. A sindic nciaI dever ser encerrada no 
p
razo de 30 (trinta) dias

, pod
endo, em caso justificado

ser 
p
rorro

gada por igual perodo. 

de 10 (dこ競窓署器 dois讐認』ご言龍鷲 ds 5 (c'nco) dias, em se tratardo de um s、“’に各さ。  e 

Art. 166. A apura9ao, mediante sindicancia, ser自  iniciada no primeiro dia ロ  til seguinte ao da publica9ao da 
portaria de instaura9白o em Boletim de Servi9o, na Unidade Central ou em Aditamento Semanal, nas 
UriI& らD escentraRzaas, ce'ecdo o sind(cac, em cuatquer caso, ser dentificado por escrt ●, 'Ilecw10 
resguardar o direito de ampla defesa. 

SE9AO川  
Da Revisao do Processo 

Art. 167. A qualquer tempo poder白  ser promovida, a pedido ou de oficio, a revisao do processo 
administrativo disciplinar do qual resultou aplica9白o de pena, desde que surjam fatos novos ou 
αrc占1‘ワぶ協c'cias quejus加quem a inocncia do punido ou a inadequa9豆o da penalidade aplicada. 

§ 1。 Tratando-se de funcion自rio morto ou considerado ausente, a revis台o poder白  ser requerida 
por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual ou parente em primeiro grau. 

§ 2。 A revisao correra em apenso ao processo originario 

Art. 仏昌  'o processo revisional, o Onus da prova cabe ao requerente. 

Art. 169. A simples alega9合o de injusti9a da penalidade n合o constitui fundamento para a revisao, que 
requer fatos novos ou falta de justa causa 

Art. '7?. O requerimento da revis言o do processo ser dirigido ao Ministrio da Justi9a que, se o deferir, 
encaminhar白  o pedido ao Diretor-Geral da Policia Federal para que constitua comissao composta por tres 
servidores est白veis, um dos quais ser白  designado desde logo seu presidente. 

Par貞grafo ロ  nico - O presidente da comiss白o designar白  por portaria funcionrio para servir como 
secretario. 

Art. 171. 0 re
q
uerente solicitar 

q
ue sejam designados dia e hora 

p
ara a 

p
rodu9白o das 

p
rovas e

inquiri o das testemunhas 
q
ue arrolar. 

Art. 172. Concluidos os trabalhos da comissao, em prazo no superior a sessenta dias, contados da data 

Mm,siro G、ョ  Justi9a, que可ulgar 

process慧農霊  鼠；購諮高a驚 blica,demiss語ご慧畿器器ぷ器器lJ器雛需  
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§ 2。  0 prazo para o julgamento ser白  de 30 (trinta) dias, podendo ser renovado por igual periodo, 
ap6s conclu Idas eventuais diligencias determinadas pela autoridade julgadora 

Art. 173. A revis合o poder白  resultar no reexame da responsabilidade de todos os funcion白rios punidos em 
virtude de um mesmo processo, ainda que requerida apenas por uma das partes. 

Pargrafo ロ  nico~da revis豆o n白o poder ocorrer agrava頭o das penalidades originaIc命c"ente 
aplicadas. 

Art. 174. Julgada procedente a revis言o, ser白  declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo- 
se todos os direftos atingidos. 

SE9AO IV 
Do Processo Administrativo Disciplinar Sum台rio 

SUBSECAO I 
Da Acumula"o Ilegal de Cargos, Fun96es Pロblicas e do Abandono de Cargo ou 

InコeeiH''iHりd一“りk"”司  

Art. 175. Na ocorr6ncia de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, ser白  adotado o procedimento 
sum白rio do artigo 140, da Lei 8.112/90, com a nova reda9ao dada pela Lei no9.527/97. 

Art. 176. A materialidade no procedimento sum白rio do artigo 133 da Lei 8.112190, dar-se-白, na hip6tese 
de abandono de cargo, pela indica9ao precisa do periodo de aus6ncia, intencional, do servidor ao servi9o 
poc 移% superior a tc‘吐a dias.No caso de (nasid u.dade tabituaL, pela indica9o dos dias de.f Ja ao 
servi9o sem causa justificada, por periodo igual ou superior a sessenta dias, intercaladamente, durante o 
periodo de doze meses; 

Par自grafo ロ  nico - Ap6s a apresenta9ao da defesa escrita, a comiss白o elaborar relat6rio 
conclusivo quanto 自  inocencia ou a responsabilidade do servidor, em que resumir as pe9as principais 
do'a 智dm, 、  ndicar白  o respevえiMo dispositivo legal, ◇かnas合, na hip6tese de abandono de cargo, so”男e a 
intencionalidade da ausencia ao servi9o superior a trinta dias, e remeter o processo a autoridade 
instauradora para julgamento. 

CAPITULO VII 
D o Piano Especial de Cargos da Policia Federa 

Art. 177. 0 Plano Especial de Cargos da Polcia Federal e composto dos cargos de nvel superior e 
intermedirio, destinados ao desempenho das fun96es de apoio t6cnico, administrativo e logistico, 
necess白rias 白  s atMdades do 6 rg白o 

§ 1。  Os cargos referidos neste artIgo serao providos de acordo com as a reas de atividades e 
especializa96es profissionais no interesse da Administra戸o; 

餌。 A Academa Nacional de Poljcia ministrar cursos de forma頭o e aperfeioamento 
profissionais especificos aos servidores mencionados no caput deste artigo. 

Art. 178. Os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos da Policia Federal, pelas peculiaridades 
e caracteristicas das atividades, faro jus, de forma n言o cumulativa,a Gratifica9ao de Compensa9o 
Or 愉令ie e d Gratifica頭o de Risco, previstas no art. .4o da Lei np 9.266, de l5 de maro de l996. 

Art. 179. Os servidores do Piano Especial de Cargos da Policia Federal poder白o utilizar uniformes 
pr6prios, com o seu emblema, distintivos e insignias, de acordo com o que for estabelecido em 
regulamenta9言o especfica. 

Pargrafo nico Evedado ao servidor do Plano Especial de Cargos da Policia Federai o uso 
dos uniformes em manifesta96es de carter poltico-partid白rio. 

Art. 180. Aplicam-se aos servidores do Plano Especial de Cargos da Policia Federal, as prerrogativas 
constantes nos incisos Ill, IV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 63 desta lei 

郵。Em casos excepcionais, os servidores do Plano Especial de Ca円os da Policia Federal, tero 
direito a porte de arma funcional previsto em norma interna a ser editada pela Dire9ao-Geral da Policia 
Federal. 

§ 2。  Constara na carteira funcional dos servidores mencionados neste artigo a prerrogativa 
orevista no inciso Ill do art. 63 desta lei. 

Art. 181. Aplicam-se aos servidores do Plano Especial de Car
gos da Polcia Federal os direitos e deveres

p
revistos, res

pectivamente, nos artigos 55 e 92 desta lei. 

CAPITULO VIII 
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Das Disposi96es Gerais e Finais 

Art. 182. A Policia Federal, mediante autoriza9ao judicial, poder utilizar bens apreendidos 

Art 侶3 Havendo interesse para as atMdades do orgo e mediante solicita頭o 自  autoridade cr'petente, 
sero destinados 合  Policia Federal no minimo 50% (cinquenta por cento) dos bens apreendidos, ap6s 
decretado seu perdimento. 

Art. 184. Os titulares dos cargos de Dire9首o e Assessoramento Superior, diretamente subordinadosa 
Dire9ao-Geral, sero nomeados por ato do Ministro de Estado da Justi9a, conforme indica9百o do Diretor- 
〔ヲ郡ョI 

Art. 185. A Policia Federal, observada a legisla9言o e normas pertinentes, e objetivando o desempenho 
de suas atribui戸es, poder白  firmar convnios, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes. 

Art'8a A Policia Federal poder receber recursos provenientes de convnios celebrados com ert#Oades 
pりblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, ou ainda, de tratados internacionais, visando o 
desenvolvimento de suas atividades-fim. 

Art. 187. Os atos administrativos da Policia Federal, cuja publicidade possa comprometer o 6 xito de 
suas atividades de carter sigiloso, devero ser publicados em extrato. 

Art. 188. Os proventos de aposentadoria e pens6es dos ocupantes do quadro permanente de pessoal da 
Polrcia Federal sero revistos na mesma propor9ao e na mesma data, sempre que se modificar a 
re界I、界 c敏夢o dos servidoce, ecc etwidade. 

Pargrafo u nico - Sero estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer beneficios 
ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atMdade, inclusive quando decorrentes de 
transforma戸o ou reclassifica9ao do cargo ou fun9白o em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referencia para a concessao da pensao na forma da lei. 

Art. 189. Aplicam-se os preceitos da Lei 8.112, de 14 de dezembro de 1990 e, subsidiariamente, no que 
nao forem incompativeis, as prescri96es da Lei n.。  9.266 de 15 de maro de 1996 e de outros diplomas 
lege1is, 占● 'n como as dis誹si うes gerais referentes aos servidores pロblicos, respeitadas as nornas 
especiais contidas nesta lei complementar. 

Art. 190. Os mandados de prisao e de busca e apreens白o, em mat白ria criminal, expedidos pela Justi9a 
Federal, tero validade em todo o territ6rio nacional, devendo a Policia Federal providenciar seu 
Cu?r?p阜m9り加，  comunicando imediatamente a autoridade judici白ria federal com jurisdi 白o no iooai das 
diligencias 

Art. 191. 0 preso autuado em flagrante delito ou por medida cautelar poder permanecer nas 
depend6ncias na custdia da Policia Federal pelo tempo necess自rio a formaliza9ao dos atos e o 
curnり名ir5、cto das diligencias pertinentes. 

Par言grafo' nico - a senten9a condenat6ria implica no encaminhamento do preso para o 
estabelecimento prisional pr6prio. 

Art. 192. A fun9白o policial federal, tipica de Estado, de natureza eminentemente t6cnico especializada,e 
considerada perigosa e exercida, exclusivamente, em condi96es especiais prejudiciais a saロde oua 
intcc滅 c(e fsica. 

Art. 193. 0 atual Regime Juridico previsto na Lei n。  4.878 de 3 de dezembro de 1965, regulamentado 
pelo Decreto n。  59.310 de 23 de setembro de 1966, no que for compatvel com esta lei, permanecer em 
vigor at6 a edi9白o da legisla頭o especfica. 

Art. 194. 0 dia 21 de abril ser白  consagrado ao Policial Federal 

Act. I%,. 	No dia 16 de p 1cYecbro ser白  cocecccado o aniversrto de crta らo do Depactacc'1ec'M. de 
Policia Federal. 

Art. 196. Aplicam-se subsidiariamente aos 
po

liciais federais os di
spositivos da Lei n。  8. 112, de 11 de

dezembro de 1990, com
patveis com esta lei. 

鍛翫Aplica-se aost processosmente, o Decreto-Lei n 2.3男農S6器累驚貰 cargos da Carreira Policial Federal 
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Art. 198. 0 Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa dias), contados da publica9ao desta lei, 
regulamentar as disposi96es no que couber 

Art. 199. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9白o. 

Art. 2Ot Revogam-se as ths pos’戸es em co,tr,ct 

Brasilia, de 2003; 	O da Independ6ncia e 	o da Rep自blica. 
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ILEI ORGANiCA DA POLtCIA FEDERAL - CONCLUIDN 

PROJETO DE LEI N。  ,DE 2003 

Disciplina α organiza戸o e oルncionamento da 
Polcia Federal, de que dispe o§7o do art.!44 da 
Constitui戸o Federal, e d outras providncias. 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

CAPiTULOも  NICO 
DAS DISPOSIC6ES FUNDAMENTAIS 

Art. 1. A Polcipela Unio, estruturadofinanceira, indispensvelpreventiva e repress ivarne驚慧ミ難o rgo permanente, mantidofuncional, administrativa epblica, destina-se a atuar 

ad一s
tArt. 2. So princ pios institucionais da Policia Federal, alm dos que regem aadministra o pblica: 

I - respeito ao Estado Democrtico de Direito; 

II - prote9谷o aos direitos do cidado e a dignidade humana; 

IIIー  hierarquia e disciplina. 

A ．~ つO A r_i,一・  ，・、  ，  

respeitados 'os seus器器蓄器認ぱ器菖器器篇器講manentemente cultuados efederal. 

, 

TITULO II 
DAS ATRIBUIoES E DA ORGANIZA叫O 

CAPiTULO I 
DAS ATRIBUICOES 

Federa
lArt. 4. S乞o atribui96es da Polcia Federal, al6m daquelas previstas na Constitui9 oFederal e em lei: 
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I - - organizar, executar e manter os servi9os de registro, cadastro, c'ntro 'e e C一一一1！一一一～  , 	 ．  一 	 一 	 ’ーー  ーー  一ーり～ー ’ー’ レ‘""'‘コし‘、ノ, しU」1しWIヒ  ヒ  
"Jレ“‘山“Yau uc mmaS Uビ 11) iO e conCener e Pvnetltr hハrfA +ュAc,-.-1 山、  一ー一一一  
Sistema Nacional de Armas - SINARM; 

II - coordenar e executar a seguran9a pessoal 

a) do Presidente da Rep丘blica; 

b) do Vice-Presidente da Rep丘blica; 

e) dos demais chefes dos Poderes da Uniきo e dos Ministros de Estado, por 
solicita9乞o do Ministro de Estado da Justi9a; 

d) de Chefe de Missao Diplomatica brasileira no exterior, por solicita9豆o do 

Ministro de Estado das Rela6es Exteriores e autorizado pelo Ministro de 
Estado da Justi9a; 

e) de Chefe de Missao Diplomtica acreditado junto ao governo brasileiro e de 
outros dignit言rios estrangeiros em visita ao Pas, por solicita9o do Minist6rio 

das Rela6es Exteriores; 

f) dos integrantes de delega6es desportivas brasileiras em eventos no exterior, 

em coopera きo com as autoridades policiais estrangeiras, quando autorizado 
pelo Ministro de Estado da Justia. 

judiciarij七  -rde畿篇麗器驚器慧繁麗ジご鷺 nentar o exerccio de,-.'-...,_ 費cia 
direitos e garantias individuais; 

エー  l IV - realizar coleta, busca, estatstica e anlise de dados de interesse policiaL 
aestmaclos a orientar o planejamento e a execu9o de suas atribui96es; 

V - exercer, com exclusividade, as atividades de criminalistica. da Uni乞o; 

一一一一一」 VI - realizar pesquisas e exames t6cnico-cientificos e percias relacionados aos 
procedimentos pr -processuais e judiciais; 

一一一一一  VII - exercer as atividades de identifica9ao humana, necessrias a seguranca publica 
e aos procedimentos pr6-processuais e judiciais; 

月ハー‘に一 Ylil ー  implementar, coordenar, controlar e centralizar os sistemas nacionais de 
ldlentiflca9乞o civil e criminal; 

D一1 一  

一  IX ー  re
p

resentar, com exclusividade, o Pas 
perante a Organizacao Inter a cinna1 de 

r'oucia Lriminal - INTERPOL e em 
q

uaisquer outras or
g
aniza96es internacionais de natureza policial; 

Dide惑- prestar assistncia tcnica e cientfica, de naturezadera! e a outras instituies pblicas, quando solicitadao do Diretor-Geral: 	 蕊誌aos Estados, aoconvnio ou por 
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esたra de

XI 
-a 

realizar
n 
correi96es e ins

pe9
oes, em carater 

p
ermanente ou extraordin rio, naesfera de sua compet ncia; 

Piib1ica認謡
acesso

o dispo然蕊：鑓貿S existentes50 da Const轟Orgos da Administracao
o Federal: 

PermaneXIII e -e P 

recrutar, selecionar, formnar, treinar, aperfei9oar e es
p
ecializar o 

Q
uadro

Permanente de Pessoal da Polcia Federal. 

Art. 5。. As atribui96es da Policia Federal serao desempenhadas somente por seus 
integrantes, salvo em atua9きo concorrente, mediante solicita9豆o ou celebra9乞o de convnio 
corn outras institui6es. 

de se
gwArt. 6. A Policia Federal atuar de forma inte

g
rada com os demais 6 rgaos do sistema

de se
gurana pblica, na forma da lei. 

器驚Arfiscalizatrjsolicitado e鷺曇然rar com a efici ncia e a eficcia dos rgos de atribuiesPblica Federal, a Policia Federal prestar auxifio, quandoibilidade de recursos. 

CAPlTULO II 
DA ORGANIZA叫O 

Sefdo1 
Da Estrutura 

Art. 8。. Integram a estrutura organizacional da Policia Federal 

I - Dire9乞o-Geral; 

II - Conselho Superior; 

III - Conselho de E tica e Disciplina; 

IV - Conselho Consultivo; 

V - Adidncias junto a Representa96es Diplomticas brasileiras no exterior; 

VI - Unidades centrais; 

VII - Unidades descentralizadas 

descentr 1.0 -s da A 

estrutura or
g
anizacional e as compet ncias das unidades centrais e

descentralizadas da Policia Federal sero regulamentadas em Decreto. 

e demais激器麗鷺器dedi器器畿議器器器ria畿箔欝titulares 
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ぬbse戸o I 
Da Dire車o-Geral 

Art. 90. A Dire9ao-Geral 6 exercida pelo Diretor-Geral, dirigente maximo da Policia 
Federal, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Justi9a, com estrutura e 
atribui96es nos termos da legisla をo. 

§ l。. O cargo de Diretor-Geral da Polcia Federal, de natureza especial, sera ocupado 
por integrante do cargo Policial Federal, da classe de Gestor, da ativa, escolhido pelo 
Presidente da Rep丘blica dentre lista trplice, apresentada pelo Ministro de Estado da Justia., e 
nomeado, ap6s aprova9乞o do Senado Federal para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
reconduc散工  

ser apre監蕊畿鑑慧競器器留鷺 anterior resuado da Justia竺ade lista sextupla que 

e tres eleitごpAlistapelos se認麗「轟畿驚pornanま認mes indicados pelo Conselho SuperiorPessoal da Policia Federal. 

一一ー Tー一‘一三4. 0 processo de escolha dos componentes da lista sextunla ser remibimpntocir 
por instru o Normativa a ser editada pelo Diretor-Geral, em confornidadecornopar . o 

§ 50. A exonera o do Diretor-Geral antes do t6rmino do mandato, ocorrera a 
pedido ou de oficio, neste 丘  ltimo caso por iniciativa do Presidente da Rep丘blica e ap6s 
aprova o de dois ter9os dos membros do Senado Federal. 

Art. lo. S乞o atribui96es do Diretor-Geral da Policia Federal 

I - representar, no Pas e no exterior, a Policia Federal; 

II - exercer a dire9ao, coordena9ao, controle e supervis乞o das atividades da Institui9言o; 

Ar

。＋  III
一 

 - 
planejar as atividades da Policia Federal, estabelecendo seus obietivoc, nn1ficase 

airetrizes, contrme plano de trabalho e metas encaminhados ao Ministro de Estado da Justi9a; 

んct，一

IV - executar as polticas de se
guran

9a p丘blica estabelecidas pelo Ministro de Estado da 
v"'J"Y“, 

n"hllV
ー  assessorar o Ministro de Estado da Justi9a nos assuntos relativos a seguranca 

」J“、J“、ノ“， 	 ー  
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consVi - presidir o Conselho Superior, o Conselho de E tica e Disciplina e o Conselho
Consultivo da Polcia Federal: 

reg ulVIInt -nt記
0 expedirna instru9oes normativas, portarias e quaisquer outras normas

regulamentadoras internas: 

entid義『認 iar contratos,eito pblico e p器器；clprojetocionais o譲姦慧慧 termos de coopera9ao com 

IX - movimentar recursos or9ament豆rios e financeiros consignados a Policia Federal; 

co X -o propor nomes, ao Ministro de Estadcomisso, no mbito da Policia Federal, com ex轟Justi a, pdo Corre協o provimento de cargos emor-Geral: 

substXIo -os d
os e esignar e dispensar os ocupantes de fun6es gratificadas, bem como seussubstitutos eventuais: 

班
e9XII - dar posse aos nomeados para cargos em comiss谷o subordinados diretamente

Dire o-Geral; 

XIII - aprovar o plano geral de ensino da Academia Nacional de Policia; 

XIV - aprovar planos e programas de atua9ao institucional,.policial e administrativa; 

XV - designar servidores para participar de eventos e miss6es oficiais no exterior; 

認
XVI - determinar a instauraodisciplinares, alm de outras providnciaspenais e administrativas; 	 気procedimentosiveis para a ap轟盟ou administrativospossveis infraes 

XVII - elogiar servidor por morte no cumprimento do dever ou por ato relevante; 

demdXVIII - aplicar penas disciplinares, e, nos casos que excedam sua alada, proceder ao
devido encaminhamento autoridade competente; 

dePeXIX - aprovar modelos de carteira funcional para os integrantes do Quadro Permanente
de Pessoal: 

adm XX -a9 
determinar a lota o e a movimenta9ao dos servidores, respeitados o interesse da

administra o e o concurso de remo o; 
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ハ 	XXI - definir a dota 乞o de armamento e muni9谷o a ser utilizada pelos integrantes da 
'.....arreira roucial t'ecleral; 	 ー  

山re lf o
XXII - conceder e cancelar 

p
romo

9
oes, licen

9
as

, g
ratifica

9
oes, vantagens e demaisdireitos aos servidores da instituio; 

QuadXXIII -a homologarQuadro Permanente de Pe慧農綴濃Concurla Acad器blico para provimento dos cargos doNacional de Policia: 

XXIV - conceder, suspender e cancelar porte federal de arma; 

XXV - determinar, por convenincia disciplinar ou recomenda 乞o mdica e/ou 
psicolgica, a retenao de carteira funcional e a suspenso de porte de arma de integrante da 
Carreira Policial Federal,, ativo ou inativo; 

XXVI - classificar as unidades da Policia Federal de acordo com o disposto nesta lei; 

enqu XXVII -d desigenquanto perdurar o議servidor para respondertamento de titular ou o n臨incumb ncias do cargo em comissovimento: 

auto sXIautos de漂-n avocar, em carater excepcional, depois da aprovaao do Conselho Superiorrito policial e redistribui-los se for o caso: 

dePe

XXIX 
- p

ro
p
or a realiza o de concurso 

pu
blico 

para o ingresso no 
Q

uadro Permanente
de Pessoal da Policia Federal: 

das a
X

das at

XX 
- p

raticar 
q
uaisquer outros atos necessrios a administra9ao ou ao cumprimento

das atribui es da instituio, nos termos da legisla o; 

Fed

erXXXI - delegar compet ncia a integrantes 
do Q

uadro Permanente de Pessoal da Policia

Federal para o exerccio de suas atribui es. 

Subse戸oil 
Do Conselho Superior 

Art. 11. 0 Conselho Superior, presidido pelo Diretor-Geral,6 entidade de 
delibera 乞o coletiva destinada a orientar as atividades policiais e administrativas de alta 
relevancia, tendo como membros os diretores das unidades centrais, o Corregedor-Geral, 
cinco superintendentes regionais e um representante classista. 
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membro 誤Cada reonseiho.農器農臨隷器慧器醤器綴鷺認認 como 

§ 2。  0 representante classista constante no caput deste artigo sera escolhido 
anualmente, em reuni乞o das entidades classistas de mbito nacional e ter自  mandato de um ano 
no sendo permitida a recondu9ao. 

do consI - a reunio de que trata este pargrafo ocorrera mediante provoca9ao do Presidente
do Conselho Superior; 

reum乞
0 II o escothido ter seu nome encaminhado ao Diretor-Geral acompanhado da ata da

reunio convocada especialmente para sua escolha. 

Art. 12. Compete ao Conselho Superior: 

e6clenclI d - propor medidas de aprimoramento t6cnico, visando o desenvolvimento e a
eficincia da organiza o policial; 

II一  manifestar-se quanto aos planos, projetos e programas de trabalho da institui9ao; 

Dro cedIll - propor a
e 
regulamenta o interna de dispositivos legais e a padroniza9きo de

procedimentos policiais e administrativos: 

IV - decidir sobre a inclusao de servidores na Galeria de Her6is da Polcia Federal; 

de acordV - propor ao Diretor-IGeral a inclusao ou altera 乞o da classifica 乞o das localidades
de acordo com o disposto nesta lei; 

Pe一
neVI - estabelecer as normas e instru96es para os concursos de ingresso no Quadro

Permanente de Pessoal da Polcia Federal: 

Po hclal VII - propors ao Diretor-Policial Federal, da classe de Gestor綴謡e窓contoなnomescargo慧egrantes doa cargoregedor-Geral; 

no§3。
dVIII - indicar os nomes para o cargo de Diretor-Geral de acordo com o estabelecido

no 3 do artigo 9 desta lei; 

IX - executar outras atribui96es previstas em lei ou regulamento 

Pargrafo nico. O Conselho Superior reunir-se-a, ordinariamente, uma vez nor 
semestre e, extraordinariamente, por convoca9乞o de seu presidente ou da maioria de seus 
memoros, ae acordo com o seu regimento interno. 

Do conseI Subse o III
Do Conselho de Etica e Disciplina 

Diretor農13.01, des轟農r誌ica eos as勲誤轟composiaoe disciplina篇giada, presidido pelota relevncia. 
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Pardgrafo nico.~ Os procedimentos disciplinares Que resultem na nrnnc.sitnra r1 
pena de demiss含o devero, obrigatoriamente, ser apreciadcs por este Conse1hg antes do 
encaminharncnto final do Diretor-Geral ao Minist6rio da Justi9a 

Art. 14. 0 Conselho de 倉  tica e Disciplina serd composto pelo 

I - Corregedor-Geral; 

II - Diretor de Inteligencia Policial; 

III - Coordenador de Recursos Humanos; e 

IV - um membro da classe de Agente Especial, de Delegado Especial e Perito 
Criminal Especial, todos posicionados no 五  ltimo padr乞o, para mandato de um ano, permitida 
uma recondu9o. 

Diretor綴予農r慧器tOs membrostrplices, apres姦謂誌瓢綴ぱ器aseroasse de器lliidos pelonacional. 

mdadeArt. 

15. Sem
p

re 
q
ue a matria exigir, o Presidente poder convocar servidores daunidade envolvida no assunto em 

p
auta, ou convidar terceiros. 

seus me
Art. 16. 0 Conselho reunir-se

-● p
or convoca9ao de seu Presidente ou da maioria dosseus membros, de acordo com o seu regimento interno. 

ぬbsedo乃ノ  
Do Conselho Consultivo 

賀s e s s o raArt. 17. 0 Coassessoramento em mat麟轟慧器presblic豊農競器eral, e o rgao de consulta e 

I - ex-Diretores-Gerais, da Carreira Policial Federal, da ativa, como membros 
permanentes, ou, na falta destes, um ex-Diretor-Geral, da Carreira Policial Federal, corn 
menor tempo de aposentadoria, que neste caso ser自  convidado pelo Diretor-Geral; 

peloぬ轟霊綴驚器篇eira Policial Fedmximo de trs,濫aposentmenor t器qude農綴器os 
一一l Ill - um cidadao brasileiro nato, de idoneidade moral, reputa9乞o ilibada e not6rios connecimentos, convidado pelo Diretor-Gera

l, q
uan

do p
resentes na 

p
auta assuntos de sua rea 

de atua9ao ou especializa9乞o; 

prese認s- um integrante das na pauta assuntos d無競器認eral, convocaou especializ競elo Diretor-Geral, quando 

aonu
V - um re

p
resentante de cada entidade classista de a mbito nacional do DPF, limitadasao nmero mximo de trs. 

§1。 Efacultado.. ao ex-Direfor-Ger1P”、り十i、パA．ュ AA ハ，、＋h” ー一ー一一一一一  
cio Lonseiho, desem

p
enhando fun96es de assessoramento estratgico determinads ー  nelo 
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1§ 20 A participa9ao no Conselho n乞o gera efeitos financeiros de qualquer natureza, 
ressaivacio, em caso de servidor, sua pr6pria remunera9ao; 

ぐ  つo A 一  」一一一 	」  
」 -」 h § . i-ts uespesas aecorrentes ae convoca9ao correr豆o por conta de dota9ao or9amentaria 
cia i-'oiicia recleral; 

§ 40 Q Conselho Consultivo reunir-se-d por convoca9ao de seu Presidente, de acordo 
com o seu regimento interno. 

Stめse oV 
Das Adid含nejas 

Art. 18. As Adidancias da Policia Federal junto as Representa6es Diplomaticas 
orasueiras no exterior tem como atribui9乞o, dentre outras, prestar assessoramento ao chefe de 
rnissao ulpiomatica em assuntos de natureza policial. 

Pargrafou nico. As outras atribui6es e as normas gerais de funcionamento sero 
previstas em regulamento. 

,, Art.. 19. As Adidncias de que trata o artigo anterior sero compostas por um Adido e 
um A aiao adjunto. 	 - 

, 	，一  I - o Adido ser escolhido dentre os integrantes do cargo Policial Federal, na 
ciasse cie Uestor; 

II - o Adido Adjunto serd escothido dentre os integrantes do cargo Policial 
recierai na Ulasse de Agente kspecial. 

Paragrafo nico. Os Adidos e os Adidos Adjuntos sero escothidos dentre os 
aprovados em processo seletivo de provas e ttulos de acordo com o estabelecido em 
regulamento especffico. 

Subse!doI7 
Dos Oficiais de Liga恒o 

!t:t ?0.. Os integrantes da Carreira Policial Federal poderao ser designados para atuar 

como uricde Policia.___1! _1 I 縄舞1o ou Oficiais de Ligao Adjuntos junto OrganizaoTERPOLou em quaisquer outras organizaes internac緩acionalcom a 
nnauciaae ae aginzar a troca de informa96es criminais e experi6ncias internacionais, dentre 
ouiras, desde que autorizados pelo Presidente da Repblica, por proposta do Ministro de 
ti.staao cia Justi9a, contorme indica9o do Diretor-Geral. 

Pargrafou nico. O nus decorrente do previsto no cavut deste articn,co rrera por 
conta de dota9ao or9amentria da Policia Federal, salvo quando assumido p0; qualquer oitra 
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Subseぐdola1 
Das Miss6es Policiais no Exterior 

ノノ  

Art. 21. Os policiais federais poderao ser designados para miss6es policiais no exterior 
em coopera車o com Organismos Internacionais e Entidades Governamentais, visando o apoio 
operacional, t6cnico e cientffico, desde que autorizados pelo Presidente da Republica, por 
proposta do Ministro de Estado da Justia, conforme indica9ao do Diretor-Geral. 

Paragrafo nico. O 6 nus decorrente do previsto no capuz' deste artigo, correr por 
conta de dota9をo or9ament自ria da Policia Federal, salvo quando assumido por qualquer outra 
organiza9ao. 

Subsedo VIII 
Das Unidades Centrais e Descentralizadas 

器轟Art. 22. Compete s ucontrolar e executar as normas geda Polcia Federal e elaborar diretr繊entrais planejar, coordenar, supervisionar, dirigir,o relativas s atividades no mbito de atribuies;fficas. 

轟 Art. 23. Compete s unidadescontrolar e executar as atividades da Policivigentes e com as diretrizes emanadas das un撚lizadas, planejar,0 dirigir, coordenar,em consonncia com as normas legaisrais. 

TITULO III 

CAPiTULO I 
DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA POLiCIA FEDERAL 

Art. 24. 0 Quadro Permanente de Pessoal da Polcia Federal d composto da Carreira 
Policial Federal e do Plano Especial de Cargos da Policia Federal. 

Art. 25. Os servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Policia Federal em 
exerccio nas unidades localizadas no Brasil ou no exterior, ocupar乞o privativamente os 
cargos em comissao ou fun6es de chefia, assessoria e assistencia, correspondentes s 
respectivas classes e padres, de acordo com o disposto nesta lei e em regulamento 

S 1" Os ocuoantes dos cargos de dire恒o e assessoramento superior, subordinados 
diretamente a Dire9乞o-Geral, no poderao permanecer nos respectivos cargos por periocio 
superior a quatro anos consecutivos; 

§ 2。  Os ocupantes de que trata o paragrafo primeiro deste artigo s6 poderao ser 
nomeados para o mesmo cargo de dire9乞o, ap6s dois anos da exonera9乞o. 
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CAPITULO II 
DA LOTACAO E DA REMOCAO 

Art. 26. Lota9ao d o n丘mero de servidores, do Quadro Permanente de Pessoal da 
Policia Federal que deve ter exercicio em cada urna das silas unidades centrais ou 
descentralizadas, no Brasil ou no exterior. 

一§ 1。  A lota9ao por cargo e por classe de servidores, de cada unidade, sera fixada oor 
ato cio Diretor-Ueral; 

§ 2。  A Administra きo designar a lota9o do policial federal, em qualquer parte do 
territ6rio nacional ou no exterior, respeitado o concurso de remo9o; 

§ 30 Tratando-se de atividade exclusiva de Estado e em decorr己ncia dos deveres e 
das obriga96es de seu cargo, o policial federal nきo podera invocar exce9乞o para eximir-se da 
designaao, salvo as previstas em lei. 

Art. 27. As unidades da Policia Federal sero classificadas, em grupos "A", "B" e 
"ESPECIAL", levando-se em considera 乞o o grau de representatividade, as condi96es 
especficas de vida na localidade e as dificuldades geograflcas de acesso ou de transporte 

Pargrafo 丘  nico. A classifica o das unidades em grupos serd estabelecida por ato do 
Diretor-Geral, por proposta do Conselho Superior. 

Art. 28. Remo 9o6 o deslocamento do servidor de oficio ou a pedido, no a mbito da 
Policia Federal, com ou sem mudan9a de localidade, e tem como objetivo principal atender a 
necessidade do servi9o e assegurar o efetivo de pessoal necessdrio a efici6ncia operacional e 
administrativa. 

§ 1 。 0 Servidor do Quadro Permanente de Pessoal da Policia Federal somente 
podera ser lotado ou removido para unidade na qual se verifique claro de lota9乞o do cargo e 
respectiva classe, observado o concurso de remo9ao; 

§ 2 。 Os crit6rios para remo9o, bem como do concurso de remo9ao, sero 
estabelecidos por ato do Diretor-Geral. 

Art. 29. Os integrantes da carreira policial federal que completarem o prazo de tr6s 
anos de efetivo exerccio em localidade classificada como "ESPECIAL", terao assegurado o 
direito a remo9乞o de oficio para a regi谷o geogrhfica de sua escolha, observados a exist6ncia 
de claro de lota9乞o nas unidades nela existentes e os crit6rios do concurso de remo9谷o. 

Art. 30.E vedada a remo9ao de servidor que esteja respondendo sindic含ncia ou 
processo disciplinar, salvo em casos excepcionais, ouvida a Corregedoria-Geral 

CAPITULO III 
DO HORARIO ESPECIAL 

Art. 31. Sera concedido horrio especial ao servidor para frequencia em cursos de 
aperrel9oamento e estudos, neles compreendidos os superiores, de extens谷o, especializa9豆o e 
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p6s-gradua9谷o quando da ausencia n豆o resulte prejuzo ao desempenho de suas atribui96es, e 
desde que: 

I - haja incompatibilidade entre o horrio escolar e o da reparti9ao; 

II - haja possibilidade de compensa9ao do horrio, respeitada a dura頭o semanal da 
jornaca cc trabaiflo. 

Pargrafo 丘  nico. No sera concedido horrio especial para frequ6ncia em est言gio, 
saivo quando se tratar de exigencia curricular em curso superior e desde que observados os 
requisitos aeste artigo. 

CAPiTULO IV 
DA CARREIRA POLICIAL FEDERAL 

． 午Jる  A Carreira Policial Federal 6 tpica de Estado e constituida de cargo i:inico, 
aenominaao i'oiiciai Iedera!, de provimento em carter efetivo e permanente. 

S'eco1 
Do Cdrgo Po万ecia! Feたral 

Art. 33. 0 Cargo Policial Federal, de nvel superior, de natureza investigativa, 
t6cnica-especializada e/ou cientfica, cuja atividade 6 considerada perigosa e de risco,6 
estruturado nas seguintes classes, em ordem hierrquica e ftincional decrescente: Gestor, 
Delegado Especial ou Perito Criminal Especial; Delegado Executivo ou Perito Criminal 
Executivo; Delegado ou Perito Criminal; Agente Especial; Agente Executivo e Agente. 

Art. 34. 0 quantitativo de ocupantes de cada classe do Cargo Policial Federal sera 
fixado na seguinte forma: 

I - a Classe de Gestor 6 composta por 1% (um por cento) do efetivo; 

II - as Classes de Delegado Especial e Perito Criminal Especial s乞o compostas 
por 2A (dois por cento) do efetivo, cada uma; 

III - a Classe de Delegado Executivo 6 composta por 5% (cinco por cento) do 
efetivo e a Classe de Perito Criminal Executivo 6 composta por 3% (tres por 
cento) do efetivo; 

IV - a Classe de Delegado 6 composta por 8% (oito por cento) do efetivo e a 
Classe de Perito Crimninal 6 composta por 5% (cinco por cento) do efetivo; 

V - a Classe de Agente Especial 6 composta por 20% (vinte por cento) do efetivo; 

VI - a Classe de Agente Executivo 6 composta por 25A (vinte e cinco por cento) 
do efetivo; 
VII ・ー  a Classe de Agente 6 composta por 29% (vinte e nove por cento) do efetivo. 
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Paragrafoa nico. O quantitativo percentual de que trata este artigo esta demonstrado no 
Anexo I desta lei. 

Art. 35. Os integrantes do Cargo Policial Federal sao considerados autoridades 
puoticas para o exercicio de suas respectivas ftin96es. 

~ Art. 36. A atividade policial federal sujeita o ocupante do cargo a regime de 
aeaica9ao integral, podendo ser chamado ao servi9o, por convoca9ao ou escala, a civalauer 
tempo. 

又  
. 	, 8, . 	,じ  oIiipareeunento ao cnainacio de que trata este artigo 6 obrigat6rio e 
inescusavei, sendo. que o perodo excedente a quarenta horas semanais serd compensado na 
razao ue nora trabaiflacla por hora equivalente de folga, salvo nos casos de plantao, cuja 
propor9ao nao sera interior a jornada de 1 (uma) por 2(dnas) para a diurna e 1(uma) ror 
4(quatro) para noturna; 

§ 2。  Tendo em vista as caracteristicas da atividade policial federal mencionadas 
neste artigo,6 vedado o exerccio cumulativo de qualquer outra atividade, remunerada ou no, 
ressalvados os casos abaixo e desde que haja compatibilidade de horrios e autoriza9o do 
Diretor-Geral da Policia Federal: 

I - atividade de magist6rio em institui9o de nivel superior ou equivalente; 

IIー  atividade desportiva ou afim; 

III ー  atividades exercidas em organismos estatais, internacionais ou 
nao-governamentais, atetos a area de atua9きo da Policia Federal; 

§ 3。  Para efeito do pargrafo anterior, no constituem acumula9ao as atividades 
culturais, de representa9谷o de classe, comunitrias, de cooperativismo ou de servio 
voluntrio. 

Subseぐ o1 
Das Caracteristicas das Classes 

Art. 37. A classe de Gestor competem as atividades maiores de dire9ao e 
assessoramento superior na rea policial, t6cnica, cientfica e administrativa. 

Art. 38.A s classes de Delegado Especial, Delegado Executivo e Delegado, de nvel 
superior, exigido o diploma de bacharel em direito, representando na Policia Federal a 
autoridade policial, competem em carter privativo a instaura9ao e presidencia de 
procedimentos policiais, bem como, as atividades de dire9ao, supervis乞o, coordena9乞o, 
assessoramento, planejamento, controle e execu9ao das investiga96es e opera96es policiais. 

Art. 39. s classes de Perito Criminal Especial, Perito Criminal Executivo e Perito 
Criminal, de nvel superior, exigido terceiro grau especifico, competem as atividades de 
dire車o, supervisao, coordena9乞o, assessoramento, planejamento e controle, bem como a 
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execu9ao exclusiva de percias, exames e laudos relacionados a investiga96es criminais e 
ilcitos penais, nelas incluidas as atividades de identifica9谷o civil e criminal 

Art. 40. A s classes de Agente Especial, Agente Executivo e Agente, de nvel 
superior, exigido terceiro grau especfico para ingresso, competem a execu9をo de opera96es e 
investiga96es policiais, preven きo e repress貸o aos ilicitos penais, formalidades necessrias aos 
procedimentos policiais, realiza9きo de servi9os cartorarios, bem como, auxiliar as atividades 
de percia e de identificaao. 

蕪鳶蕪難upantes das classes do Cargo Policial Federal, alm dasa execuo de outras atividades policiais, tcnicas,ordo com o que for estabelecido em regulamento prprio,Federal. 

Subse 泣7z1 
Do Concurso P丘blico e do Ingresso 

Art. 42. 0Policial Federal tedas que ocorrerem綴鰻鷺provas ou de provas e ttulos para ingresso no Cargoestinando-se ao preenchimento das vagas existentes ecia. 

acaOrg鷲蕊姦請as mencionadas neste artigo sero discriminadas por rea
as especificidades e necessidades operacionais, tcnicas e』轟器  

publico まふ篇
candidatos aprova

a lotao de sua pre霊器器轟ordem de classiticao do concurso
o das vagas definidas no edital: 

Pollcia ser為
O chamament
to dentro da o器a o curso dede classifica綴ao profisso Concurso綴na Academia Nacional deco. 

蕪ミ麟舞鮮灘撚鰻灘猫  

o conci
investigcandida議難蕪蕪鷲鷲鷲響 

器農Art. 45. Em virtude da natureza es complexidade da atividade policial federal, serexigida a idade mxima de trinta e sete anos no ato da inscrio no concurso pblico para oingresso no cargo Policial Federal. 

長欝 Art. 46. obrigatria a abertura de concurso pblico de ingresso quando o nmerode vagas atingir a um quinto do cargo Policial Federal e, facultativamente, a critrio doDiretor-Geral. 
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Art. 47. 0 ingresso no cargo Policial Federal, dar-se-d mediante nomea夢o, 
observada a ordem de classifica9乞o do concurso pbblico, no padrきo inicial da classe de 
Agente, depois de concluido com aproveitamento o curso de forma9ao profissional na 
Academia Nacional de Policia. 

Paragrafo l nico. O policial federal nomeado, em ato solene de posse, prestar 
compromisso de desempenhar com retid谷o os deveres do cargo, bem como observar os 
preceitos 6 ticos e morais, cumprindo a Constitui9ao e as leis. 

Siめsedo丑1 
Da Progress豆o e Promo9o 

Art. 48. 0 acesso na hierarquia policial, fundamentado principalmente no valor 
moral e profissional,6 seletivo, gradual e sucessivo e sera feito mediante progress6es e 
promo 96es, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado da Carreira Policial Federal. 

Art. 49. A progresso consiste na mudan9a de padr乞o na classe em que esteja 
posicionado o servidor, para o imediatamente superior, ap6s serem satisfeitos os seguintes 
reauisitos cumulativos: 

I - avalia9ao satisfat6ria de desempenho funcional; 

II - avalia9ao de aptid言o fisica e de tiro; 

III - um ano ininterrupto de efetivo exerccio no padro da classe em aue estiver 
posicionado. 

Art. 50. A promo9谷o consiste na passagem do servidor do 丘  ltimo padr乞o da classe 
em que estiver posicionado, para o primeiro padrao da classe imediatamente superior, 
obedecido o nmero de vagas, ap6s serem satisfeitos os seguintes requisitos cumulativos: 

I - avalia9ao satisfat6ria de desempenho funcional; 

II - avalia9ao de aptid乞o fisica e de tiro; 

III - um ano ininterrupto de efetivo exercicio no ltimo padr乞o da classe em aue 
estiver posicionado; 

IV - possuir diploma de curso superior na gradua9乞o exigida para a promo9きo; 

」』， ., V - conclus乞o com aproveitamento de curso especfico de especia1i7ic乞o profissional 
uenniaos em regulamento. 

§ 1。  A participa9ao nos cursos para promo9ao a Gestor, Delegado ou Perito 
Criminal, estara condicionada a aprova 乞o e classifica9きo em processo seletivo, de provas e 
titulos, de acordo com o regulamento. 
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§ 2 。 Nao existindo ocupantes no ltimo padrao da classe de Agente Especial com 
forma9o especfica exigida para promo9ao a Perito Criminal, excepcionalmente, podero 
participar do processo seletivo, sucessivamente, os ocupantes de padr6es e classes inferiores, 
desde que tenham cumprido o estgio probat6rio no Cargo Policial Federal. 

§ 3。 Os Policiais Federais atingidos pelo dispositivo do pargrafo anterior somente 
serao promovidos 乞  classe de Perito Criminal Especial ap6s quinze anos de efetivo exercicio 
na Carreira Policial Federal. 

merecm
Art.5 1

.a 

As p

m

二romo es no Cargo Policial FnFederal obedecerao aos criterios demerecimento e antiguidade, aplicados da se
gu

inte forma: 

I - promo o a classe de Gestor e a classe de Delegado ou Perito Crimina
l, p

or
merecimento: 

II~ promo 9乞o s classes de Delegado Especial ou Perito Criminal Especial,. Delegado 
Executivo ou Perito Criminal Executivo, Agente Especial e Agente Executivo, na 
propor9ao de quatro por merecimento para um por antiguidade. 

Acade議嘉  o n Os cursos constantonal de Policia na form晶
no item V do
o regulamento e盗gO, devero ser instituidos pelaos seguintes: 

Execu
t I - Curso de Aperfei9oamento de Pollcia - CAP 

- p
ara 

promo9ao a Agente
Executivo: 

II - Curso Especial de Policia - CliP - para promo9豆o a Agente Especial; 

へ l III - Curso de Especializa夢o para Delegado - CED - para promo9乞o a 
veiegaao; 

IV - Curso de Especializa恒o para Perito Criminal - CEPeC - para 
promo9ao a rerito Uriminal; 

Execu
tV - Curso Executivo de Polcia - CEPOL 

- p
ara 

promo9ao a Delegado

Executivo ou Perito Criminal Executivo: 

ou PerlVI 
- Curso Superior de Pollcia - CSP 

- p
ara 

p
romo9谷o a Delegado Especialou Perito Criminal E

sp
ecial; 

a Ge

stVII - Curso de Altos Estudos e Gest豆o Policial - CAEG
eP - p

ara 
p

romo
9

oa Gestor. 

Pargrafo 自  nico. Os cursos constantes nos incisos III e IV de que trata este artigo 
ser乞o equivalentes a P6s-Gradua9乞o Lato Sensu, e o curso do inciso VII,a P6s-Gradua戸o 
Stricto Sensu, e deverao, obrigatoriamente, atender aos requisitos estabelecidos na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional e nas resolu96es do Conselho Nacional de 
Educa9ao. 
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Art. 53. Os crit6rios excepcionais para as progress6es e promo96es por bravura e yost 
mortem, serao dispostos em regulamento. 

Art. 54. A fim de manter a renova o, o equilbrio e a regularidade da promo9ao nas 
diferentes classes haver自  anualmente e obrigatoriamente um n丘mero de vagas, de acordo com 
o disoosto no art. 34 desta lei. 

period念u55.an N oe ser proum ano imediatamen器誌 0o黒federalv que sofrer san9ao disciplinar, noncia da vaga. 

Art. 56. Nas progress6es e promo96es o policial federal terd direito aos seguintes 
acrescimos cie remunera9ao, independentemente de outros previstos em legisla9ao especfica 

I - a cada progress乞o, de 1% (um por cento); 

Execut誌nas promoes s clPerito Criminal Execut欝轟Agente% (dez麟器 Agente Especial, Delegado 

cento) ,III - nas promo96es s classes de Delegado e Perito Criminal, de 15% (quinze por
cento); 

IV - na promo9谷o a classe de Gestor, de 5% (cinco por cento). 

Par,grafo nico. Os quantitativos percentuais de que trata este artigo esto 
aemonstraclos no Anexo II desta lei. 	 ー  

Art. 57. Os crit6rios e procedimentos especficos e os fatores de avalia9o, de 
progresso e promo9o, dever乞o ser objeto de regulamenta o pr6pria, expedido pelo 
Ministro de Estado da Justi9a, de acordo com os par含metros estabelecidos .nesta lei. 

Art. 58. Os atos de progressao e de promo9乞o s乞o da compet6ncia do Diretor-Geral da 
Policia Federal, observados os requisitos e as condi6es estabelecidos nesta lei. 

Seぐdo II 
Do Reenquadramento 

Art. 59. Os atuais ocupantes dos cargos da Carreira Policial Federal s乞o reenauadrados 
na rorma cio Anexo 111 desta lei. 

§ 10 N乞o haver reenquadramento na classe de Gestor, devendo a mesma ser 
inicialmente provida ap6s promo9きo estabelecida nesta lei e em regulamento. 

§ 2。  Os efetivos que superarem os percentuais estabelecidos no artigo 34 desta lei, 
ap6s o reenquadramento, ser乞o mantidos nas respectivas classes, como excedentes, enquanto 
nao forem promovidos s classes imediatamente superiores. 
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Sedo丑1 
Do Quadro Especial da Policia Federal 

Art. 60. 0 Gestor, o Delegado Especial ou o Perito Criminal Especial ser言  
transferidos para as classes da mesrnP ' -加reza e denomina9ao, do Quadro Especial( 
Policia Federal, por ato do Presidente da Rep立blica, na forma estabelecida por es 
I .ei 

Pardgrafo u nico. Os cargos do Quadro Especial da Polcia Federal considerar- 
se-ao automaticamente criados com a transferencia do Policial Federal, em cada caso, 
e extinguir-se-Ao, da mesma forma, quando vagarem. 

Art. 61. Serao transferidos para o Quadro Especial da Policia Federal: 

I - o Gestor, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 12 (doze) 
anos na classe; 

ii - o Delegado Especial ou Perito Criminal Especial, ao completar 60 
(sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos na classe. 

§ 1 。 A transferencia para o Quadro Especial da Policia Federal ocorrera na 
data em que se verificar a primeira das duas condi96es previstas em cada um dos 
incisos I e II deste artigo; 

§ 2 。 0 Delegado Especial ou o Perito Criminal Especial, que tiver exercido, 
por no minimo dois anos, os cargos de Dire9乞o e Assessoramento Superior, tera 
assegurada, no Quadro Especial da Policia Federal, a remunera9ao correspondente a 
classe de Gestor do mesmo Quadro. 

Sedo Iv 
Dos Direitos e Prerrogativas 

Subsedo1 
Dos Direitos 

Art. 62. 0 policial federal percebera remunera 乞o, gratifica6es e adicionais, ou 
subsidio, bem como outras vantagens, inclusive pessoais, previstas em lei. 

Art. 63. A remunera9ao ou subsidio do cargo Policial Federal na classe de Agente, 
padr乞o I, nao podera ser inferior a cinquenta e seis por cento da remunera9きo ou subsidio 
daquele atribudo ao cargo de Delegado de Policia Federal ー  classe especial, definido na 
legisla車o especfica. 

Art. 64. 0 policial federal podera perceber, ainda: 

I - pro labore, pela atua9ao em atividade de ensino em cursos ministrados pela 
Academia Nacional de Policia ou cong6neres, cujo desempenho sera considerado como de 
efetivo exercicio; 
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II - adicional-zoneamento, devido aos servidores em exercicio em zonas de fronteira 
ou em localidades cujas condi6es de vida o justifiquem, pago em percentuais da 
remunera9乞o, nos termos, condi96es e limites fixados em regulamento 

Art. 65. 0 Policial Federal poderd afastar-se do exercicio de suas fun96es para 

~ I ー  frequentar cursos de aperfei9oamento e estudos, neles compreendidos os de 
extensao, espec1a117 gao e pos-gradua9豆o, no Pais ou no exterior, por prazo no superior a 
uois anos, prorrogavel, no maximo, por igual perodo; 

II~ comparecer a seminrios ou congressos no Pas ou no exterior; 

III - ministrar cursos e seminrios destinados ao aperfeicoamento dos membros da 
roucia recieral, ou, quando convidado, de outras institui96es; 

IV - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas 
as seguintes condi6es: 

a) o afastamento sera facultativo e sem remunera o durante o periodo entre a 
escolha como candidato a cargo eletivo em conven きo partidria e a vspera do registro da 
candidatura na justi9a eleitoral; 

justi9a. 
b) o afastamento sera obrigat6rio a partir do dia do registro da candidatura pela 

§ 1 。 0 afastamento, salvo na hip6tese do inciso IV, s6 se dara mediante autoriza9o 
do Diretor-Geral, respeitada a necessidade do servio. 

§ 2 。 Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-o sem prejuizo da 
remunera9乞o, vantagens ou quaisquer direitos inerentes ao cargo, assegurada, no caso do 
inciso IV, a escolha da remunera きo preferida, sendo o tempo de afastamento considerado de 
efetivo exercicio para todos os fins e efeitos de direito. 

T § 3o Ao Policial Federal que haja se afastado de suas fun6es para o fim previsto no 
inc即  1. nao sera concedicla exoneragao ou - licen9a para tratar de assuntos de interesse 
paruculares・  antes ae ciecorricto perodo igual ao de afastamento, ressalvada a hip6tese de 
ressarcimento cio que houver recebido a ttulo de remunera9ao e vantagens em virtude do 
alastamento. 

Art. 66. 0 Policial Federal, como reconhecimento pelos bons servi9os prestados ter自  
direito as seguintes recompensas: 

I - premios de honra ao mrito; 

II - condecora96es por servi9os prestados; 

III - elogios, louvores e refer己ncias elogiosas; e 

IV - dispensas de servi9o. 
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§ 1。  as recompen.sas serao concedidas de acordo com as normas estabelecidas em 
regulamento especfico. 

ぐ  ’、o 
￥  ん  a s uispcusas ue serviyo serao conceaicias com a remunera9ao integral e 

computadas como tempo de efetivo exercicio para todos os efeitos. 

Subse 了do丑  
Das Prerrogativas 

1.., Art. 67. Constituem prerrogativas, garantias funcionais e instrumentos de atua9ao do 
poucla.i recierai, dentre outras previstas em lei: 

I - o poder de policia; 

II - investigar possvel ocorrencia de infra9乞o penal; 

III - usar dos ttulos decorrentes do exerccio do cargo ou funao; 

IV - possuir carteira de identifica9言o funcional, com f p丘blica, vlida em todo o 
temtorio nacional, inclusive como documento de identidade civil; 

Y - ter porte livre de arma em todo o territ6rio nacional, sem restriao de acesso a 
quaiquer iocai p UbUCO Ou privado, inclusive em meios de transporte; 

VI - ter ingresso e tr含nsito livres, com franco acesso, em QualQuer recinto n丘blico ou 
privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade de domicifio; 

VII - a prioridade nos servi9os de transporte e comunicacao, p丘blicos e nrivados. em 
razao cie servi9o; 

VIII - o uso privativo do emblema e de uniformes operacionais ou de quaisquer 
outros simbolos da institui9乞o; 

IX - realizar busca pessoal e veicular necess自rias s atividades de preven9ao e 
investiga9ao; 

X - requisitar, quando necessrio, o auxifio de outra for9a policial; 

事-, requisitar, em caso de iminente perigo publico, bens ou servi9os particulares, 
asseguraaa mcleniza9ao ulterior ao respectivo proprietrio em caso de dano, nos termos da lei; 

XII - ocupar fun9ao de chefia ou de direc谷o e assessoramento sunerior 
correspondente ao cargo e a classe; 

XIII - o uso de fora, corn os meios disponveis, proporcionalmente ao exigido nas 
circunstancias, para cletesa da integridade lisica pr6pria ou de terceiros; 
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XIV - convocar pessoas para figurar como testemunhas em diligencia ou outro 
procedimento policial a seu cargo; 

XV - atuar sem revelar sua condi9乞o de policial, no interesse do servi9o; 

XVI - ser recolhido sob cust6dia especial da Policia Federal. quando preso, antes da 
senten9a transitada em julgado; 

」 	XVII - cumprir prisao cautelar ou definitiva em dependencia separada, isolado dos 
aemais presos; 

覧 Xprxima, qrecolher o鷺r a sua prpanhar afederal so鴛灘鷲難itoridade policial federal maiscaso de crimes inafianveis,na de nulidade; 

ou tribregular熱ter assistncia jurdica da Advocacia Geral da Uni o, perante qualquer juzoando acusado de prtica de infrao penal ou civil, decorrente do exerccioD ou em razo dele; 

XX - ter assistencia integral a sade quando vitimado no exerccio do carzo ou em 
~ , 1 	 ~ razao aeie; 

~ XXI - ter seguro de vida e de acidentes, quando vitimado no exerccio do cargo ou 
em ra.zao dele; 

XXIII - ter assistencia mdica, psicolgica, odontol6gica e social para o titular e seus 
dependentes; 

§ 1。 As despesas decorrentes da aplica 豆o das prerrogativas constantes nos incisos 
XX, XXI e XXII, deste artigo, correr乞o え  conta da dota9乞o or9amentria da Instituio 
Policial Federal; 

§ 2。  Ao ex-Policial Federal aplica-se a prerrogativa do inciso XVI deste artigo; 

一ー一 	§3。  Aplicam-se ao Policial Federal aposentado as prerrogativas dos incisos III, IV, 
V, XVI , XVII, XVIII e XXII deste artigo 

§ 4。  Constaro na carteira funcional: 

I - do policial federal da ativa, as prerrogativas dos incisos III, IV, V. VI, VII e X 
deste artigo; 

II - do policial federal aposentado, as prerrogativas dos incisos III, IV e V deste 
artigo, exceto nos casos em que houver restri9ao declarada por junta m6dica oficial. 

Art. 68. Quando pela atua9ao do policial federal resultar morte, em circunst含ncia 
evidente e inequvoca de legtima defesa pr6pria ou de terceiros, a autoridade policial lavrar 
auto de exclusao de ilicitude e imediatamente comunicara o juzo competente. 
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atividanomen鷲
9.nte
ese鴛難鷺I de competCJnio, no 0outras atorid熱鷺a Polcia Federal,dentemente de suada Uni o. 

器農 Pargrafo篇  nico. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitar osresponsveis s penas do crime de usurpao de funo p 6lica, sem prejuzo de outras
sanes penais, civeis ou administrativas. 

γ、 	 ， 	．一 	． subseぐdom 
1)0 uso aos unitormes, do emblema, dos distintivos e das insignias 

privativo揺 70. Os uniformes, os policiais federais, com慧器轟ご畿 enlhe s器asere農sPol cia Federal saoS. 

一  Art. 71. 0 uso dos uniformes, do emblema, distintivos e insignias, bem como os 

	

de cartj畿afo nico. vedado ao policialco-partidrias. 	 琵deral o uso dos uniformes em manife銃a96es 

. Art. 72. A.utiBz車o indevida ou no autorizada dos uniformes, emblema, distintivos 
e insignias aa i'oncia 1edera!, constitui crime punivel com reclus乞o de um a trs anos e multa, 
sem prejuizo ae outras san6es decorrentes. 

Subse'dolV 
Das atribuig6es especificas 

Art. 73.E atribuiao privativa do cargo Policial Federal na classe de Delegado, 
Delegado Executivo e Delegado Especial instaurar e presidir procedimentos criminais, lavrar 
termos circunstanciados, bem como dirigir quaisquer outras investiga6es criminais, no 
ambito das atribui96es da Policia Federal, e cabera, para o exerccio de suas atribui96es: 

I - expedir intima6es e determinar a condu9ao coercitiva, em caso de no 
comparecimento injustificado; 

II - requerer, diretamente a autoridade judiciria, as decis6es necessrias s 
investiga96es policiais; 

III - requisitar, de oficio, o auxlio de outra for9a policial; 

IV - requisitar exames periciais; 

V - requisitar no interesse das investiga6es policiais 

ーーマI銀Gも  
叱熱加」,ヤ 、  ．、~ '49r、で一 ‘ 一二‘'"f‘ 」s ，・ nUI' 一一．一．aタ言  
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a) quaisquer dados cadastrais de carter p丘blico ou privado, incondicionalmente; 

b) informa9 6es, dados cadastrais e documentos da Administra9ao P自blica direta ou 
indireta; 

c) temporariamente, servi9os t6cnico-especializados e meios materiais de 6 rgきos 
pblicos e oe particulares que detenham delega車o de servi9o p丘blico; 

d) extratos de registros telefonicos; 

e) informa96es a respeito da localiza 谷o de usu白rio de telefonia, fixa ou m6vel; 

f) informa96es a respeito da localiza弾o de usurio de cart乞o de cr6dito; 

g) quaisquer informa6es, de empresa de transporte, a respeito de reservas, bilhetes, 
escalas, rotas, tripulantes e passageiros; 

h) registros de conexes de usu.rios de servi9o de internet,a empresa provedora. 

Paragrafo nico. A recusa, o retardamento ou a omissao no fornecimento de 
informa 6es, dados ou documentos requisitados pela autoridade policial, constantes no inciso 
V, implicar na responsabilidade penal, civel e administrativa de quem lhe der causa. 

Art. 74. A autoridade policial federal, no mbito de suas atribui6es, dever apurar, 
de oficio ou por requisio, quaisquer notcias de infra o penal que cheguem ao seu 
conhecimento. 

§ 10 Havendo impossibilidade circunstancial de investiga 乞o concomitante de 
diversas infra96es, a autoridade policial federal devera dar prioridade a quelas de maior 
potencial ofensivo; 

§ 2。  E vedado a autoridade policial federal instaurar inqu6rito policial quando estiver 
evidente a falta de justa causa. 

Art. 75. Ao Policial Federal nas classes de Perito Criminal, Perito Criminal 
Executivo e Perito Criminal Especial, no exercicio de suas atribui96es, caber: 

I ー  investigar ou pesquisar os atos ou fatos que visem instruir as provas periciais; 

II - requerer diretamente a autoridade p丘blica solicitante as informa96es necessrias 
aos exames periclais; 

III - requerer servi9os t6cnico-especializados e meios materiais, de 6 rg乞os p丘blicos 
ou particulares que detenham a delega9o de servi9os pblicos, no interesse da produ9谷o das 
provas pericials; 

IV - requerer diretamente ao ente p丘blico ou privado, sob investiga9ao, documentos 
e dados necessrios a instru9谷o das provas periciais, sob sua responsabilidade. 

Art. 76. 0 Policial Federal na classe de Gestor, al6m das atribui96es de 
administra9ao inerentes, podera exercer as atribui96es enumeradas nos artigos 73 e 75, desde 
que seja oriundo da respectiva classe de competencia. 
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Art. 77. Todas as requisi6es e solicita96es efetuadas por outras autoridades p丘blicas 
aeverao ser teitas a autoridade policial administrativa. 

CAPITULO V 
DA HIERARQUIA POLICIAL E DA DISCIPLINA 

autorldArt. e 

78. A hierarquia e a
s 
disciplina so a base institucional da Policia Federal. Aautoridade e a res

p
onsabilidade crescem com o 

g
rau hierrquico. 

§ 10 A hierarquia policial 6 a ordena 乞o da autoridade, em niveis diferentes, dentro da 
estrutura da Policia Federal. A ordena9乞o se faz 

p
or classes, e dentro da mesma classe. Delos 

p
aaroes

,一 

 e dentro dos mesmos padr6es
, pel

a antiguidade, salvo nos casos de preced ncia 
runcional, ou ocupaao de cargos comissionados ou fun6es de chefia, estabelecidos em 

乞2 Disciplina 6 a rigorosa observncia e o acatamento integral das leis, 

seu funcionamento regular e harmnio, tradnzindo-se pelo Perfeito c品云riment読姦読；  

c正cuns鳥3 A disciplina1 ea o respeito轟  hierarquia devem ser mantidos em todas ascircunstncias da vida funcional entre policiais federais. 

ac誠am孟
4

ac誠am孟
t A hierarquia policial consubstanciada no respeito recproco e no espfrito de

acatamento seqncia de autoridade. 

policial; 

Art. 79. Sao manifesta6es essenciais de disciplina 

I - a corre9ao de atitudes, de modo a preservar o respeito e o decoro da fun o 

II - a obediencia pronta s ordens legais; 

III - a consciencia das responsabilidades e deveres; 

IV - o tratamento do cidado com presteza e respeito; 

V - a discri9ao de atitudes e maneiras, na linguagem escrita e falada; 

VI - a colaboraao espontnea para a eficiencia da Institui9ao; 

VII - a atuaao solidria para a disciplina coletiva; 

VIII ・・  o acatamento dos valores e princpios 6 ticos e morais 

IX - o respeito s leis, aos usos e aos costumes das localidades onde servir. 
oDservanclo as praticas nacionais e internacionais; 

X - a manuten9ao de comportamento correto e de decoro na vida publica e privada 
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Art. 80. Sempre que o policial federal aposentado fizer uso do cargo, devera faz -lo 
informando sua situa9乞o funcional atual 

Art・ 81. A antiguidade na classe e no respectivo padrao d contada a partir da data da 
assinatura do ato da respectiva nomea 乞o, progressao ou promo9乞o, salvo quando fixada outra 
data. 

Pargrafo u nico. No 
estabelecida sucessivamente: 

caso deste artigo, havendo empate, a antiguidade sera 

a) pelo que tiver mais tempo na Carreira Policial Federal; 

b) pelo que tiver maior tempo no Servi9o P6blico Federal; 

c) pelo que tiver maior tempo no Servi9o Publico em geral; e 

d) pelo de mais idade. 

Art. 82. Em legisla 乞o especial, regular-se-a: 

I - a precedencia entre policiais federais e outros servidores civis e militares, em 
missoes (1iplomaticas brasileiras no exterior; e 

II - a preced6ncia nas solenidades oficiais. 

Art. 83. As ordens manifestamente legais devem ser prontamente cumpridas. 

§ 1 。 0 executante que exorbitar no cumprimento de ordem, respondera D e1os 
excessos e aousos que tenha cometido; 

§ 2 。 Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem., solicitar os esclarecimentos 
necessrios ao seu total entendimento e compreens乞o; 

C つo ?-' '- りW1WUSWUCtO ueveri iornecer os meios necessarios para o cumprimento (10 
disposto neste artigo. 

Art. 84. No interesse da sociedade, o policial federal assegurar, nas investiga96es 
criminais, o signo necessarmo a elucidaao dos fatos. 

Art. 85. 0 policial federal dever manter sempre atualizados seus dados cadastrais. 
junto ao Orgao, de acordo com o que for estabelecido em legisla9きo especifica. 

r 」 
 l Art. 86. Transgresso disciplinar 6 toda a9ao ou omiss豆o pratica

da por policial 
reuerai, que viole os prineipios institucionais, a e tica e os valores policiais, bem como os 
aeveres e as obriga9oes atribuidas a seu cargo, no exerccio da flm車o policial ou em razo 
ueia. 

Pargrafo nico. A ocorrencia de possvel transgresso disciplinar serd apurada 
mediante sindicncia ou processo disciplinar 
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Art. 87. A lei estabelecera as condutas definidas como transgresso disciplinar, bem 
como as suas respectivas san6es, de acordo com o estabelecido no artigo anterior. 

' 
CAPITULO VI 

DOS SiMBOLOS DA PoLiCIA FEDERAL 

Art. 88. So sImbolos da Policia Federal: 

I - a Bandeira da Policia Federal; 

TI 1o Emblema da Policia Federal; e 

III - o Hino da Policia Federal. 

Paragrafo nico. O regulamento estabelecerd o conte丘do, a forma e as normas de uso 
dos sImbolos. 

CAPiTULO VII 
DOS VALORES E TICOS E MORAIS DO POLICIAL FEDERAL 

Art. 89. Os valores 6 ticos e morais do policial federal est乞o refletidos: 

I - no juramento do policial federal; 

II ー  nos preceitos 6 ticos e morais do policial federal; e 

III - na ora9豆o do policial federal. 

Pargrafo nico. O regulamento estabelecer o conte丘do., a forma, as normas de 
conduta, princpios e fundamentos dos valores 6 ticos e morais que devem ser observados oelo 
ponciai recieral no exerccio cio cargo e tra dele. 

CAPITULO VIII 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL 

Se',do1 
Do Controle Interno da Atividade Policial 

一  Art. 90:. 0 controle interno da atividade policial sera exercido, com exclusividade, 
pela. uorregeaoriaーuerai ao urgao e suas proje96es, consistindo, dentre outras, nas seguintes 
mecuaas: 

I - orientar as atividades de polcia judici言ria; 

II - apurar as irregularidades e transgress6es disciplinares; 
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co metI

dIII - apurar e acom
p
anhar os 

p
rocedimentos relacionados a infra6es 

p
enais

cometidas pelos servidores da Polcia Federal: 

extrao rdIV l -lo 

realizar correi96es nos 
p

rocedimentos 
po

liciais, em carater ordin rio ou
extraordinrio. 

Art. 91. 0 cargo de Corregedor-Geral da Polcia Federal sera ocupado por integrante 
da Carreira Policial Federal, da classe de Gestor, da ativa, indicado pelo Ministro de Estado 
da Justi9a, dentre lista trplice formulada pelo Conselho Superior, apresentada pelo 
Diretor-Geral, e nomeado pelo Presidente da Rep丘blica para mandato de dois anos, permitida 
urna recondu9きo. 

Pardgrafo 貢  nico. A exonera9o da autoridade de que trata este artigo, antes do 
t6rmino do mandato, ocorrer貞  a pedido ou de oficio; neste 6 ltimo caso, assegurada a ampla 
defesa, por decis谷o fundamentada de dois ter9os dos membros integrantes do Conselho 
Superior, a ser submetida ao Ministro de Estado da Justi9a. 

Se,doI1 
Do Controle Externo da Atividade Policial 

prevista 競急姦
controle externo
o Federal, consis轟atividade 0o. exciusivan認漂溢黒exercido na formamedidas: 

po五clals I -v solicpoliciais, havendo黒認器器姦1雛農農器器晋慧it轟綴叢dimentos 

res
p
o ns II -e t

er ingresso aos locais de custodia, acom
p

anhado pela autoridade policial

res
p
onsvel; e 

III - ter acesso a estatsticas relativas s atividades de policia judiciria da Uni乞o 

C APITULO IX 

DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA POLICIA FEDERAL 

Art. 93. 0 Plano Especial de Cargos da Polcia'Federal 6 composto dos cargos de nvel 
superior e intermedirio, destinados ao desempenho das fun6es de apoio t6cnico, 
administrativo e logstico, necessrias s atividades do 6 rg乞o. 

§ 1。 Os cargos referidos neste artigo sero providos de acordo com as reas de 
atividades e especializa96es profissionais no interesse da Administra9ao; 

§ 2。 A Academia Nacional de Polcia ministrara cursos de formaao e aperfei9oamento 
profissionais especficos aos servidores mencionados no caput deste artigo. 



LEI ORGANICA DA POLICIA FEDERAL - CONCLUIDIA  

Art. 94. Os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos da Polcia Federal, 
pelas peculiaridades e caracteristicas das atividades, faro jus, de forma nao cumulativa.a 
Gratifica 谷o de Compensa9乞o Organica e a Gratifica9ao de Risco, previstas no art. 4。  da Lei 
n。  9.266, de 15 de mar9o de 1996. 

Art. 95. Os servidores do Plano Especial de Cargos da Policia Federal podero utilizar 
uniformes pr6prios, com o seu emblema, distintivos e insignias, de acordo com o que for 
estabelecido em regulamenta9乞o especifica. 

Par dgrafo nico.E vedado ao servidor do Plano Especial de Cargos da Policia Federal 
o uso dos unifonnes em manifesta6es de carter politico-partidrio. 

Art. 96. Aplicam-se aos servidores do Plano Especial de Cargos da Policia Federal, as 
prerrogativas constantes nos incisos III, IV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII do 
art. 67 desta lei. 

§ 10 Em casos excepcionais, os servidores do Plano Especial de Cargos da Policia 
Federal, tero direito a porte de arma flmcional previsto em legisla9乞o especifica, nos termos 
do regulamento. 

§ 2。  Constar na carteira funcional dos servidores mencionados neste artigo a 
prerrogativa do inciso III do art. 67 desta lei. 

Art. 97. Aplicam-se aos servidores do Plano Especial de Cargos da Policia Federal os 
direitos previstos no art. 64 desta lei. 

CAPITULO X 
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS 

Art. 98. A Policia Federal, mediante autorizaao judicial, poder豆  utilizar bens 
apreendidos. 

Art. 99. Havendo interesse para as atividades do 6 rg谷o e mediante solicita9aoa 
autoridade competente, ser乞o destinados a Policia Federal no mnimo 50% (cinquenta por 
cento) dos bens apreendidos, ap6s decretado seu perdimento. 

Art. 100. Os titulares dos cargos de Dire9乞o e das Superintendncias Regionais, 
diretamente subordinados a Dire9ao Geral, sero nomeados por ato do Presidente da 
Rep丘blica, por proposta do Ministro de Estado da Justi9a, conforme indica9きo do Diretor- 
Geral. 

Paragrafo u nico. Os cargos de que trata o capuz' deste artigo ser乞o ocupados por 
Policiais Federais da classe de Gestor. 

Art. 101. A Policia Federal, observada a legisla9ao e normas pertinentes, e 
objetivando o desempenho de suas atribui96es, podera firmar convenios, acordos, contratos e 
quaisquer outros ajustes. 
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Art. 102. A Polcia Federal poder receber recursos provenientes de convenios 
celebrados com entidades p丘blicas ou privadas, nacionais ou internacionais, ou ainda, de 
tratados internacionais, visando o desenvolvimento de suas atividades-fim. 

Art. 103. Os atos da Policia Federal cuja publicidade possa comprometer o 6 xito de 
suas atividades de carter sigiloso, deverをo ser publicados em extrato. 

Art. 104. Os proventos de aposentadoria e pens6es dos ocupantes do Quadro 
Permanente de Pessoal da Policia Federal serao revistos na mesma propor9ao e na mesma 
data, sempre que se modificar a remunera9谷o dos servidores em atividade. 

Paragrafo 自  nico. Ser乞o estendidos aos aposentados e aos pensionistas auaisauer 
Denenclos ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes de transforma9乞o ou reclassifica 乞o do cargo ou funao em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessao da penso na forma da lei. 

Art. 105. Aplicam-se aos integrantes da Carreira Policial Federal os〕 preceitos da Lei 
Complementar n 51, de 20 de dezembro de 1985 e, subsidiariamente, no - que n乞o forem 
incompat iveis, as prescri6es da Lei n 9.266 de 15 de mar9o de 1996 e de outros diplomas 
legais, bem como as disposi96es gerais referentes aos servidores p自blicos, respeitadas as 
normas especiais contidas nesta lei. 

Art. 106. 0 atual Regime Juridico previsto na Lei n 4.878 de 3 de dezembro de 
1965, regulamentado pelo Decreto n 59.310 de 23 de setembro de 1966, no que for 
compatvel com esta lei, permanecera em vigor at6 a edi9ao da legisla9乞o especffica. 

Pardgrafo nico. A Administra 乞o P貢blica apresentar, no prazo de 180 dias ap6s a 
san9ao desta lei, a regulamenta9o especifica do Regime Jurdico da Policia Federal. 

Art. 107. 0 dia 21 de abril ser consagrado ao Policial Federal. 

Art. 108. No dia 16 de novembro ser comemorado o anivers自rio de cria9きo da 
Policia Federal. 

Art. 109. As promo96es sero realizadas em 21 de abril e 16 de novembro de cada 
ano desde que verificada a exist6ncia de vaga e haja servidores em condi96es de a elas 
concorrer. 

。，，へ， Art., 110. Aplicam-se subsidiariamente aos policiais federais os dispositivos da leiC, 11 	11 1 1 	1 	 . . 	- - 
o. i. iz ue ii ae aezembro d e 199U, compativeis com esta lei. 

Art. 111. 0 Poder Executivo, no prazo de noventa dias, contados da publica9ao desta 
iei, oaixara, por meio ae decreto, regulamento consolidando suas disposi96es. 

Art. 112. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica 乞o. 

Art. 113. Revogam-se as disposi96es em contrario. 

Brasifia, 	de 	2003; 	0 da Independ6ncia e 	o da Republica 



ANEXO I 
(De acordo com art. 34 da lei n.。 ) 

ANEXO I 
(De acordo com art. 34 da lei n.° ) 

ANEXO II 

(De acordo com art. 56 da Lei r.。）  
ANEXO II 

(De acordo cam art. 56 da lei a.° 

CLASSES PADRÕES 96 
Gestor 5 
D e PC Especial Ill 1 
D e PC Especial li 	• "/ 
D e PC Especial I 1 

D e PC Executivo IV 1 

D e PC Executivo III 1 

D e PC Executivo it 1 

D e PC Executivo I lo 

D e PC v 1 

D e PC IV 1 

D e PC III 1 

D e PC II 	 1 

D e PC I 	 15 

Agente Especial -1 III 1 

Agente Especial II 1 

Agente Especial i lo 

Agente Executivo Iv 	et 

Agente Executivo III 	 1 

Agente Executivo II 	1 

Agente Executivo I 	1 

Agente v lo 

Agente Iv 1 

Agente iii 1 

Agente II 	 1 

Agente I 



ANEX〇川  ANEXO III 

(De acordo com art. 59 da lei n.。 ) (De acordo com art. 59 da lei n.° ) 

SITUAÇÃO ANTERIOR 	 .NOVA siTuAgÃo 
Cargo Classe Tempo * Padrão Masse Cargo 

Delegado de 
Ptierrica Federal 

Perito Criminal 
Federal 

Especial 

2 anos ou mais -, ,., Delegado 

1 ano Especa ou  l 
Perito Criminal 

Menos de 1 ano 1 Especial 

la Classe 

3 anos ou mais 4 
Delegado 
Executivo ou 

Policial 
Federal 

2 anos 3 

1 ano 2 Perito Criminal 
Executivo 

Menos de 1 ano 1 

2a Classe 

4 anos ou mais 5 

Delegado ou  Perito Criminal 

3 anos 4 	.. 

2 anos 3 

1 ano 2 

Menos de 1 ano 1 

Agente de 
Po'bi:T Federal 

Escrivão de 
Pairini3 Federal 

Papilosco-pista 

Especial 	
I 
I
. 3 anos ou mais 4 

Aigente 
Especial 

2 anos 3 

1 ano 2 

Menos de I ano 1 

a Classe 

4 anos ou mais 5 

Agente 
Executivo 

3 anos 4 
2 anos 3 

lano 2 

Menos de I ano 1 

Porlbiii 
Federal 

4 anos ou mais 5 

Agente 

3 anos 4 
2a Classe 2 anos 3 

lano 2 

Menos de 1 ano 

* Tempo de efetivo exercicio na classe. 
Obs.: Ser白  considerado como efelivo exercicio para fins de promo9白o/progress合o na nova 

situa9白o o resduo temporal transcorrido desde a data da ltima promo9豆o realizada pelo 6 rgao na 
situa9台o anterior do servidor at白  a data do reenquadramento. 

* Tempo de efetivo exercicio na classe. 
Obs.: Será considerado como efetivo exercicio para fins de promoção/progressão na nova 

situação o residuo temporal transcorrido desde a data da illtima promoção realizada pelo órgão na 
situação anterior do servidor até a data do reenquadramento. 



ANEXO III 

Neste Anexo III consta a reprodu9ao do Organograma oficial da PF, de acordo 

corn 'o 3)0&MICPLiM, de outubro de 2002, e que consta na pgina ofic話  do 

Departamento de Policia Federal em http:IIwwwdpf.gov.br/organograma.htm  (arquivo 

consultado em junho de 2003) 
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