
su
m

ár
io

Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados ......................................... 1
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais................................................................... 7
Domínio da ortografia oficial ............................................................................................. 18
Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textu-
al ....................................................................................................................................... 25
Emprego de tempos e modos verbais .............................................................................. 29
Emprego das classes de palavras.................................................................................... 34
Domínio da estrutura morfossintática do período. Emprego das classes de palavras. 
Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração .................................................... 45
Emprego dos sinais de pontuação  .................................................................................. 50
Concordância verbal e nominal ........................................................................................ 55
Regência verbal e nominal ............................................................................................... 57
Emprego do sinal indicativo de crase ............................................................................... 60
Colocação dos pronomes átonos ..................................................................................... 61
Reescrita de frases e parágrafos do texto. Substituição de palavras ou de trechos de 
texto. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Reescrita de tex-
tos de diferentes gêneros e níveis de formalidade ........................................................... 63
Significação das palavras ................................................................................................. 65
Questões .......................................................................................................................... 66
Gabarito ............................................................................................................................ 72

Realidade étnica, social, histórica, geográfica, 
cultural, política e econômica do estado de 
Goiás e do Brasil
Formação econômica de Goiás: a mineração no século 18I, a agropecuária nos séculos 
19 e 20, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana ................................ 1
As transformações econômicas com a construção de Goiânia e de Brasília, industriali-
zação, infraestrutura e planejamento ............................................................................... 7

Polícia Científica - GO
Comum aos cargos de Odontolegista de 3ª Classe 

e Médico Legista de 3ª Classe



su
m

ár
io

su
m

ár
io

Modernização da agricultura e urbanização do território goiano ..................................... 17
A população goiana: povoamento, movimentos migratórios e densidade demográfica .. 17
Economia goiana: industrialização e infraestrutura de transportes e comunicação ........ 24
As regiões goianas e as desigualdades regionais ........................................................... 24
Aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e relevo ................... 29
Aspectos da história política de Goiás: a independência em Goiás, o coronelismo na 
República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 
até os dias atuais.............................................................................................................. 43
Aspectos da história social de goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a 
escravidão e a cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular ...... 50
Atualidades econômicas, políticas e sociais do Brasil, especialmente do Estado de 
Goiás ................................................................................................................................ 52
Atualidades gerais 58
Questões .......................................................................................................................... 156
Gabarito ............................................................................................................................ 165

Noções de Direito Administrativo
Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes, organização, 
natureza, fins e princípios................................................................................................. 1
Organização administrativa do Estado: administração direta e indireta .......................... 6
Agentes públicos: espécies e classificação, poderes, deveres e prerrogativas, cargo, 
emprego e funções públicas............................................................................................. 6
Regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 
20.576/2020) .................................................................................................................... 36
Sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa (Lei 
Federal nº 8.429/1992) ..................................................................................................... 111
Lei de licitações e contratos administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021) ..................... 138
Poderes administrativos: poderes hierárquico, disciplinar e regulamentar; poder de po-
lícia; uso e abuso do poder .............................................................................................. 257
Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalida-
ção .................................................................................................................................... 268
Controle e responsabilização da Administração: controles administrativo, judicial e le-
gislativo............................................................................................................................. 286
Responsabilidade civil do Estado ..................................................................................... 295
Questões .......................................................................................................................... 302
Gabarito ............................................................................................................................ 307



su
m

ár
io

su
m

ár
io

Noções de Direito Penal
Princípios constitucionais aplicáveis ao Direito Penal; irretroatividade da lei penal ........ 1
A lei penal no tempo e no espaço; lei penal excepcional, especial e temporária; territo-
rialidade e extraterritorialidade da lei penal; conflito aparente de normas penais ........... 7
Tempo e lugar do crime .................................................................................................... 15
Interpretação da lei penal ................................................................................................. 17
Analogia............................................................................................................................ 27
Infração penal: elementos, espécies, sujeito ativo e sujeito passivo ............................... 29
O fato típico e seus elementos: crime consumado e tentado; pena de tentativa; con-
curso de crimes; ilicitude e causas de exclusão; culpabilidade (elementos e causas de 
exclusão); Imputabilidade penal ....................................................................................... 30
Concurso de pessoas ....................................................................................................... 57
Crimes: crimes contra a pessoa ....................................................................................... 58
Crimes contra o patrimônio  ............................................................................................. 77
Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos.............................. 85
Crimes contra a dignidade sexual .................................................................................... 88
Crimes contra a incolumidade pública.............................................................................. 101
Crimes contra a fé pública ................................................................................................ 108
Crimes contra a administração pública ............................................................................ 115
Questões .......................................................................................................................... 144
Gabarito ............................................................................................................................ 149

Noções de Direito Processual Penal
Princípios .......................................................................................................................... 1
Inquérito policial: histórico; natureza; conceito; finalidade; características; fundamento; 
titularidade; grau de cognição; valor probatório; formas de instauração; notitia criminis; 
delatio criminis; procedimentos investigativos; indiciamento; garantias do investigado; 
conclusão; prazos............................................................................................................. 7
Prova: exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral; in-
terrogatório do acusado; da confissão; do ofendido; das testemunhas; do reconheci-
mento de pessoas e de coisas; da acareação; dos documentos; indícios; da busca e 
apreensão......................................................................................................................... 23
Restrição de liberdade: prisão em flagrante; prisão preventiva; prisão temporária (Lei 
Federal nº 7.960/1989) ..................................................................................................... 51
Questões .......................................................................................................................... 63
Gabarito ............................................................................................................................ 68



su
m

ár
io

Legislação especial
Lei Federal n° 13.675/2018, que disciplina a organização e o funcionamento dos 
órgãos responsáveis pela Segurança Pública, cria a Política Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social (PNSPDS) e institui o Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP) ............................................................................................................................. 1
Lei Federal n° 13.869/2019, que dispõe acerca dos crimes de abuso de autoridade ..... 20
Lei Federal n° 9.455/1997, que define os crimes de tortura ............................................ 26
Lei Federal n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) ................................ 27
Lei Federal n° 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) .................................................. 92
Crimes de Trânsito (arts. 291 a 312-B da Lei Federal n° 9.503/1997) ............................. 96
Lei Federal n° 12.030/2009, que dispõe acerca das perícias oficiais e dá outras providên-
cias ................................................................................................................................... 100
Bancos de Perfis Genéticos (Lei Federal n° 12.654/2012 e Lei Federal n° 
13.964/2019) .................................................................................................................... 100
Questões .......................................................................................................................... 124
Gabarito ............................................................................................................................ 129

Conhecimentos específicos comuns
Noções de Criminalística: Noções e princípios da Criminalística..................................... 1
Tipos de Provas: prova confessional, prova testemunhal, prova documental e prova 
pericial .............................................................................................................................. 2
Corpo de delito ................................................................................................................. 3
Documentos criminalísticos: auto, laudo pericial, parecer criminalístico.......................... 4
Finalidade da criminalística: constatação do fato, verificação dos meios e dos modos e 
possível indicação da autoria ........................................................................................... 5
Questões .......................................................................................................................... 6
Gabarito ............................................................................................................................ 9



1

su
m

ár
io

Língua Portuguesa

Definição Geral
Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, pois sempre que compreendemos adequadamente 

um texto e o objetivo de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada mais é do que as conclusões 
específicas. Exemplificando, sempre que nos é exigida a compreensão de uma questão em uma avaliação, 
a resposta será localizada no próprio no texto, posteriormente, ocorre a interpretação, que é a leitura e a 
conclusão fundamentada em nossos conhecimentos prévios.  

Compreensão de Textos  
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise do que está explícito no texto, ou seja, na 

identificação da mensagem. É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, fazendo uso da capacidade de 
entender, atinar, perceber, compreender. Compreender um texto é apreender de forma objetiva a mensagem 
transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo 
leitor. Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente compreendemos a mensagem transmitida por 
ela, assim como o seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um determinado evento. 

Interpretação de Textos  
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, os resultados aos quais chegamos por meio da 

associação das ideias e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, interpretar é decodificar o sentido 
de um texto por indução. 

A interpretação de textos compreende a habilidade de se chegar a conclusões específicas após a leitura de 
algum tipo de texto, seja ele escrito, oral ou visual.   

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é resultado da leitura, integrando um conhecimento que 
foi sendo assimilado ao longo da vida. Dessa forma, a interpretação de texto é subjetiva, podendo ser diferente 
entre leitores.  

Exemplo de compreensão e interpretação de textos
Para compreender melhor a compreensão e interpretação de textos, analise a questão abaixo, que aborda 

os dois conceitos em um texto misto (verbal e visual):

FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial > 2015

Português > Compreensão e interpretação de textos

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão social.

“A Constituição garante o direito à educação para todos e a inclusão surge para garantir esse direito também 
aos alunos com deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais ou menos severas.”

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.

(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 1988.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado 
de Goiás e do Brasil

A Ocupação Mineratória – Mineração 
Enquanto o século XVII representou etapa de investigação das possibilidades econômicas das regiões 

goianas, durante a qual o seu território tornou-se conhecido, o século XVIII, em função da expansão da marcha 
do ouro, foi ele devassado em todos os sentidos, estabelecendo -se a sua efetiva ocupação através da mine-
ração. A primeira região ocupada em Goiás foi a região do Rio Vermelho. Entre 1727 e 1732 surgiram diversos 
arraiais, além de Santana (posteriormente Vila Boa de Goiás), em consequência das explorações auríferas ou 
da localização na rota de Minas para Goiás. Em 1736 já havia nas minas de Goiás 10.236 escravos. Nas proxi-
midades de Santana surgiram os arraiais de Anta e Ouro Fino; mais para o Norte, Santa Rita, Guarinos e Água 
Quente. Na porção Sudeste, Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte (atual Pirenópolis) e Santa Cruz. Outras 
povoações surgidas na primeira metade do século XVIII foram: Jaraguá, Corumbá e o Arraial dos Couros (atual 
Formosa), na rota de ligações de Santana e Pirenópolis a Minas Gerais.

Ao longo dos caminhos que demandavam a Bahia, mais ao Norte, na bacia do Tocantins, localizaram-se 
diversos núcleos populacionais, como São José do Tocantins (Niquelândia), Traíras, Cachoeira, Flores, São 
Félix, Arraias (TO), Natividade (TO), Chapada (TO) e Muquém. Na década de 1740 a porção mais povoada de 
Goiás era o Sul, mas a expansão rumo ao norte prosseguia com a implantação dos arraiais do Carmo (TO), 
Conceição (TO), São Domingos, São José do Duro (TO), Amaro Leite, Cavalcante, Vila de Palma (T O), hoje 
Paranã, e Pilar de Goiás e Porto Real (TO), atual Porto Nacional, a povoação mais setentrional de Goiás.

O sistema de datas 
Era através do sistema de datas que se organizava a exploração do ouro, conforme o ordenamento jurídico 

da época. Assim que um veio de ouro era descoberto em uma região mineradora, imediatamente, o Superin-
tendente das Minas ordenava que a região fosse medida e dividida em lotes para poder ter início o processo de 
mineração. Cada lote tinha a medida de 30 x 30 braças (uma braça tem 2,20m), ou seja, aproximadamente 66 
x 66m. Estes lotes recebiam a denominação de datas e, cada data, por sua vez, era equivalente a uma lavra 
de mineração.

As datas se distribuíam da seguinte forma: 

- O minerador responsável pelo achado escolhia a primeira data para si. Um funcionário da Real Fazenda 
(o ministério responsável pela mineração na época) escolhia a segunda data para o rei. O responsável pelo 
achado tinha o direito de escolher mais uma. 

- O rei não tinha interesse em explorar diretamente a sua data e ordenava que ela fosse leiloada entre os 
mineradores interessados em explorá-la. Quem pagasse mais ficaria com ela. O dinheiro do leilão era enviado 
a Portugal, como renda pessoal do rei. As demais datas eram distribuídas por sorteio aos mineradores que pos-
suíssem um mínimo de doze escravos para poder explorá-las. Cada minerador tinha direito a uma data por vez. 
Repare que a atividade mineradora era extremamente intensiva em utilização de mão-de-obra. Doze homens 
trabalhavam junto em um espaço de apenas uma lavra. 

O início da mobilidade social 
Diferentemente da economia canavieira (cana-de-açúcar) que tinha uma sociedade estamental (no estado 

em que você nasceu permanece), a sociedade mineradora não era estática. Havia a possibilidade, mesmo que 
pequena, de mudança de classe social. Foi o início da mobilidade social no Brasil. 

Existiam dois tipos de mineradores, o grande, era o minerador de lavra, e o pequeno, o de faiscamento. O 
minerador de lavra era aquele, dono de pelo menos 12 escravos, que participava do sorteio das datas e tinha o 
direito de explorar os veios de ouro em primeiro lugar. Quando uma lavra começava a demonstrar esgotamento 
e a produtividade caía geralmente ela era abando ada e, a partir deste momento, o faiscador poderia ficar com 
o que sobrou dela. 
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Noções de Direito Administrativo

— Estado 

Conceito, Elementos e Princípios
Adentrando ao contexto histórico, o conceito de Estado veio a surgir por intermédio do antigo conceito de 

cidade, da polis grega e da civitas romana. Em meados do século XVI o vocábulo Estado passou a ser utilizado 
com o significado moderno de força, poder e direito. 

O Estado pode ser conceituado como um ente, sujeito de direitos, que possui como elementos: o povo, o 
território e a soberania. Nos dizeres de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2010, p. 13), “Estado é pessoa 
jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano”. 

O Estado como ente, é plenamente capacitado para adquirir direitos e obrigações. Ademais, possui 
personalidade jurídica própria, tanto no âmbito interno, perante os agentes públicos e os cidadãos, quanto no 
âmbito internacional, perante outros Estados.

Vejamos alguns conceitos acerca dos três elementos que compõem o Estado:

– Povo: Elemento legitima a existência do Estado. Isso ocorre por que é do povo que origina todo o poder 
representado pelo Estado, conforme dispões expressamente art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal:

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.

O povo se refere ao conjunto de indivíduos que se vincula juridicamente ao Estado, de forma estabilizada. 

Entretanto, isso não ocorre com estrangeiros e apátridas, diferentemente da população, que tem sentido 
demográfico e quantitativo, agregando, por sua vez, todos os que se encontrem sob sua jurisdição territorial, 
sendo desnecessário haver quaisquer tipos de vínculo jurídico do indivíduo com o poder do Estado.

Com vários sentidos, o termo pode ser usado pela doutrina como sinônimo de nação e, ainda, no sentido de 
subordinação a uma mesma autoridade política. 

No entanto, a titularidade dos direitos políticos é determinada pela nacionalidade, que nada mais é que o 
vínculo jurídico estabelecido pela Constituição entre os cidadãos e o Estado. 

O Direito nos concede o conceito de povo como sendo o conjunto de pessoas que detém o poder, a soberania, 
conforme já foi explicitado por meio do art. 1º. Parágrafo único da CFB/88 dispondo que “Todo poder emana do 
povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

— Território: pode ser conceituado como a área na qual o Estado exerce sua soberania. Trata-se da base 
física ou geográfica de um determinado Estado, seu elemento constitutivo, base delimitada de autoridade, 
instrumento de poder com vistas a dirigir o grupo social, com tal delimitação que se pode assegurar à eficácia 
do poder e a estabilidade da ordem.

O território é delimitado pelas fronteiras, que por sua vez, podem ser naturais ou convencionais. O território 
como elemento do Estado, possui duas funções, sendo uma negativa limitante de fronteiras com a competência 
da autoridade política, e outra positiva, que fornece ao Estado a base correta de recursos materiais para ação.

Por traçar os limites do poder soberanamente exercido, o território é elemento essencial à existência do 
Estado, sendo, desta forma, pleno objeto de direitos do Estado, o qual se encontra a serviço do povo e pode 
usar e dispor dele com poder absoluto e exclusivo, desde que estejam presentes as características essenciais 
das relações de domínio. O território é formado pelo solo, subsolo, espaço aéreo, águas territoriais e plataforma 
continental, prolongamento do solo coberto pelo mar.

A Constituição Brasileira atribui ao Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do presidente da 
República, competência para “propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança 
do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas 
com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo”. (Artigo 91, §1º, III,CFB/88).  
Os espaços sobre o qual se desenvolvem as relações sociais próprias da vida do Estado é uma porção da 
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Noções de Direito Penal

— Legalidade (Art. 5°, XXXIX + Art. 1°, CP + Documentos Internacionais)

Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal → real limitação ao 
poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais.

O princípio da legalidade se divide em dois subprincípios: reserva legal e anterioridade.

– Reserva legal: não há crime ou pena sem lei em sentido estrito, ou seja, diploma legal emanado do Poder 
Legislativo.

1 – E contravenção penal? A doutrina entende que as contravenções/infrações penais também não podem 
ser aplicadas sem lei.

2 – Além da pena, entende-se também que a medida de segurança não pode ser aplicada sem prévia 
lei. 

Medida legal é outra espécie de sanção penal (resposta dada a alguém por uma infração penal), na qual a 
culpabilidade não é um pressuposto, mas sim a periculosidade, ex.: agente não pode ser condenado em função 
de doença mental, porém ele sofre a aplicação de medida de segurança (tratamento ambulatorial, internação, 
por exemplo).

– Anterioridade: não há crime ou pena sem lei anterior ao fato praticado, ex.: a partir de hoje, beber 
cerveja é crime, porém quem bebia até ontem não pode ser criminalizado → a anterioridade gera o princípio 
da irretroatividade da lei penal.

Atributos da Lei Penal: a lei penal deve ser:

I – a norma penal deve ser escrita. Os costumes influenciam no direito penal e servem para aclarar 
determinados textos (ex.: repouso noturno). Segundo o MPSP, o costume não pode revogar crime (v. Súmulas 
502 e 574, STJ);

II – A norma penal deve ser certa, sem margens de dúvidas para sua interpretação;

III – Deve ser taxativa, de forma a evitar que a norma seja aplicada a uma gama variada de condutas, 
violando o princípio da reserva legal;

IV – A norma penal deve ser necessária, uma vez que o direito penal deve ser o último recurso do Estado 
para proteção do bem jurídico.

Tópicos relevantes

– Medidas Provisórias em matéria penal, a rigor, a Medida Provisória não pode tratar de matéria penal 
(v. Art. 62, § 1º, “b”, CF), porém o STF entende que a Medida Provisória pode tratar de matéria quando 
beneficiar o infrator (reduzindo penas, discriminando condutas, por exemplo).

– Normas penais em branco, isto é, as que exigem um complemento para ter eficácia, violam o princípio 
da reserva legal? Prevalece o entendimento que as normais penais em branco não violam o princípio da 
reserva legal, pois a conduta está sendo discriminada na norma penal, apenas que o legislador não tem como 
colocar todas as minúcias do tema na lei.
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Noções de Direito Processual Penal

— Princípios Processuais Penais

Princípio da Presunção de Inocência ou da Não Culpabilidade
Do princípio da presunção de inocência (“todo acusado é presumido inocente até que se comprove sua 

culpabilidade”) emanam quatro regras:

a) Regra probatória: cabe a quem acusa o ônus de provar legalmente e judicialmente a culpabilidade do 
imputado. Esta parte do princípio está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8º) e no Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 14). Não existe presunção de veracidade dos fatos narrados 
em função da revelia, leia-se, não existe confissão ficta no processo penal, nem sequer quando o acusado não 
contesta os fatos descritos na peça acusatória. 

b) Regra de tratamento: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito em julgado final 
da sentença condenatória (CR, art. 5º, LVII). 

c) Regra de julgamento ou valoração das provas:

d) Excepcionalidade das medidas cautelares:

À defesa restaria a demonstração da eventual presença de fatos caracterizadores de excludente de ilicitude 
e culpabilidade, cuja presença fosse por ela alegada. Sobre os inquéritos e ações penais em curso serem 
considerados maus antecedentes, o tema encontra-se pacificado. O STF já entendeu o seguinte:

É em razão de tal princípio que “o nome do réu só poderá ser lançado no rol dos culpados” após sentença 
condenatória transitada em julgado.

Outra repercussão do princípio é no campo das prisões anteriores ao trânsito em julgado. Defende-se, 
modernamente, que toda privação de liberdade antes do trânsito deve ostentar natureza cautelar, de modo a 
evitar mera antecipação da pena. Daí a razão pela qual ganhou força a tese de que a privação de liberdade 
antes do trânsito depende de fundamentos concretos e demonstrada a extrema necessidade.

Princípio do Favor Rei
Trata-se de um princípio com sérias aplicações práticas: 1) na dúvida, em favor do réu; 2) em caso de 

empate ( o que costuma ocorrer no julgamento colegiado de HC), a decisão é em favor do réu. 

Por meio de tal princípio, conclui-se que, se existir conflito entre o jus puniendi do Estado e o jus libertatis do 
acusado, deve prevalecer (na fase final de julgamento) o jus libertatis (in dubio pro reo). Vale dizer, na dúvida 
absolve-se o imputado. Para Tourinho Filho, este princípio é corolário do princípio da igualdade das partes, na 
medida em que procura equilibrar a posição do réu frente ao Estado na persecução penal.

Princípio da Imparcialidade do Juiz
O juiz para ser imparcial deve ter garantida a sua independência: independência funcional (é a independência 

interna dentro da própria magistratura, o juiz decide como achar melhor) e independência política (é a 
independência do Poder Judiciário frente aos demais Poderes, constituídos – Legislativo e Executivo – e fáticos 
– imprensa, por exemplo).

Não há jurisdição sem imparcialidade. Havendo dúvida fundada sobre a parcialidade do juiz, cabe exceção 
de suspeição. Cabe também exceção no caso de impedimento ou de incompatibilidade (arts. 252, 254 e 112 do 
CPP). Cumpre ressaltar, portanto, que no processo penal brasileiro não se admite juiz parcial. Se o Estado tem 
a missão de dar a cada um o que é seu (concepção aristotélica), só poderá realizá-la sendo imparcial. 

Princípio do Contraditório
É a possibilidade de contraditar argumentos e provas da parte contrária. O pressuposto lógico é o direito 

de ser informado. Por ele, toda prova permite uma contraprova, sendo tal direito inerente à acusação e defesa. 
Está consagrado no Pacto de São José da Costa Rica (convenção dos direitos humanos). 
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Legislação especial

LEI Nº 13.675, DE 11 DE JUNHO DE 2018.
Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos 

do §7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNS-
PDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp); altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro 
de 1994, a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007; e revoga 
dispositivos da Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política Nacional de Seguran-

ça Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de 
segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação 
com a sociedade.

Art. 2º A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (PNSPDS)

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL

Art. 3º Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) 
e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as dire-
trizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência 
social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais.

SEÇÃO II

DOS PRINCÍPIOS
Art. 4º São princípios da PNSPDS:

I - respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos;

II - proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública;

III - proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da digni-
dade da pessoa humana;

IV - eficiência na prevenção e no controle das infrações penais;

V - eficiência na repressão e na apuração das infrações penais;

VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a 
vida, o patrimônio e o meio ambiente;

VII - participação e controle social;

VIII - resolução pacífica de conflitos;
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Conhecimentos Específicos

 A PALAVRA CRIMINALÍSTICA1 FOI USADA PELA PRIMEIRA VEZ EM 1893, NA ALEMANHA, NA CI-
DADE DE GRATZ, POR HANS GROSS, JUIZ DE INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROFESSOR DE DIREI-
TO PENAL, NO SEU LIVRO MANUAL DO JUIZ DE INSTRUÇÃO. HANS GROSS É CONSIDERADO O 

PAI DA CRIMINALÍSTICA.
Enquanto a Medicina Legal estuda os vestígios intrínsecos do crime, isto é, na pessoa, a Criminalística ob-

jetiva reconhecer e interpretar os indícios materiais extrínsecos do delito e/ou identificar o criminoso.

Esses vestígios materiais são analisados de forma dinâmica incluindo a origem, os fatos geradores, a inter-
pretação, os meios e formas com que foram produzidos e a interligação entre eles.

A Criminalística é uma disciplina autônoma porque possui leis, método e princípios próprios, apesar de 
valer-se dos conhecimentos de outras ciências como Toxicologia, Química, Física, Biologia, Matemática, entre 
outras, o que lhe confere o aspecto multidisciplinar. Daí a necessidade de peritos criminalísticos ou peritos cri-
minais com diferentes formações profissionais.

A criminalística não é uma ciência e sim uma disciplina que agrega um conjunto de ciências e saberes que 
nos auxiliam a elucidar um crime. No dicionário Aurélio (2004 citado por Portal Educação [S.d.]), consta como 
sendo “Ciência auxiliar do Direito Penal, a qual tem por objeto a descoberta do crime e a identificação de seus 
autores”.

É o conjunto de conhecimentos que, reunindo as contribuições de várias ciências, indica os meios para 
descobrir os crimes, identificar os seus autores e encontrá-los, utilizando-se de subsídios da química, da an-
tropologia, da psicologia, da medicina legal, da psiquiatria, da datiloscopia etc., que são consideradas ciências 
auxiliares do Direito Penal.

A criminalística utiliza-se de todos os recursos científicos e lícitos para produzir e materializar a prova de 
forma a provar a autoria de um crime. Isso quer dizer que utilizar tecnologias específicas em uma determinada 
área nos exames periciais não acarreta quaisquer impedimentos por ocasião dos exames. 

Princípios da Criminalística2

1) Princípio da Observação: “Todo contato deixa uma marca” (Edmond Locard).

2) Princípio da Análise: A análise pericial deve sempre seguir o método científico.

3) Princípio da Interpretação também conhecido por Princípio de Kirk: Dois objetos podem ser indistin-
guíveis, mas nunca idênticos. 

4) Princípio da Descrição: “O resultado de um exame pericial é constante com relação ao tempo e deve 
ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita”.

Refere-se ao emprego do método cientifico e sua característica de eventual refutabilidade conforme novas 
informações e/ou descobertas cientificas.

5) Princípio da documentação: Toda amostra deve ser documentada, desde seu nascimento no local de 
crime até sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. 
Esse princípio tem base na Cadeia de Custódia da prova material e visa a proteger a fidelidade desta, evitando 
a consideração de provas forjadas.

1 [ BITTAR, Neusa. Medicina legal e noções de criminalística. 11. ed. Indaiatuba: Foco, 2022.]
2 [ Disponível em: https://jus.com.br/artigos/32953/criminalistica-forense. Acesso em 10.05.2024.]


