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RESUMO 

0 presente estudo tern a fmalidade de demonstrar quantitativamente e qualitativamente 
os prejuizos causados para o gerenciamento da Corpora9ao pelo uso de drogas licitas 
pelo policial-militar, visando despertar a preocupa9ao do Comando da Policia Militar 
para o problema. Para chegarmos a uma conclusao, primeiramente foram descritos 
aspectos tecnicos sobre a toxicologia, passando-se as questOes de tipifica9a0 das 
drogas, dependencia, causas que movem o policial-militar ao uso de drogas licitas, 
manifestando em seguida aspectos de dinamicas de grupos que podem auxiliar os 
policiais-militares usmirios dessas drogas. Em seguida, foi discorrido sobre as drogas 
licitas dentro da Organiza9ao Policia Militar do Parana e finalmente, atraves de 
levantamentos estatisticos foi possivel mensurar a quantidade de policiais-militares 
afastados do servi9o por problema de saude motivados pelos males causados pelas 
drogas licitas, a quantidade de instaura9ao de procedimentos ou processos 
administrativos provenientes do comportamento dos usuarios de drogas licitas, a 
quantidade de san9oes disciplinares e exclusoes das fileiras da PMPR, causadas pelo 
comportamento dos usuarios de drogas licitas, finalizando com a quantidade de 
policiais-militares afastados do servi9o, motivados por san9oes disciplinares 
resultantes do comportamento desses usuarios. Todos esses dados levam a informar e 
alertar o Comando da Corpora9ao quanto aos prejuizos causados pela ausencia de 
medidas inibit6rias dessa pratica por parte dos policiais-militares do Estado. 

Palavras-chave: Drogas Licitas, prejuizo, procedimentos, processos administrativos, 
san9oes disciplinares, Policia Militar do Parana. 
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1 INTRODU<;AO 

0 presente estudo, sob o titulo, Prejuizos das Drogas Licitas a Policia Militar do 

Parana, foi definido apos o entendimento que estes abusos sao sobremaneira 

prejudiciais a CorporayaO. 

0 abuso e definido pela ingestao de substancias quimicas que podem levar a 
adiyao, problemas fisicos ameayadores a vida e uma serie de problemas emocionais. 

0 dependente de substancias quimicas e encarado pela sociedade dentro de dois 

modelos: o moral e o modelo doenya, sendo que o primeiro e o que mais contribui para 

que o individuo nao entre em contato com a realidade da dependencia. 

0 modelo moral, considera que os individuos usuarios de drogas licitas sao 

totalmente responsaveis por seu vicio. A partir deste ponto de vista, as pessoas sao 

hedonistas, interessadas apenas na sua propria busca do prazer, sem considerar os 

sentimentos dos outros. Este modelo tern suas raizes na crenya religiosa 

fundamentalista de que drogas, como o tabaco e o alcool, sao sinais de depravayao 

moral. A falta de forya de vontade esta ligada, de forma muito proxima, a noyao de 

pecado e a puniyao, por meio do sistema legal, e, com freqiH!ncia, considerada a forma 

adequada de lidar com os usuarios. A eliminayao da conduta de heber e fumar, e uma 

questao de superayao de uma fraca forya de vontade e de libertar-se pelo proprio 

esforyo. 

A pessoa que se toma usuaria de drogas licitas, o faz nao por simples prazer, 

pois nao consegue optar livremente entre ingerir substancia entorpecente e abster-se. 0 

usuario passa por estagios de dependencia, sendo assim, nao se pode desconsiderar o 

bebedor-problema, fumante-problema. 

Em contraste com o modelo moral, temos o modelo doenya, que teve a sua 

popularidade aumentada com o sucesso dos Alcoolicos Anonimos (AA) e as 

incessantes campanhas anti-tabagismo. Este modelo, alivia a pessoa do viciado da 

responsabilidade por sua doenya. Exatamente como uma pessoa diabetica nao e 

responsavel por sua diabete, a pessoa alcoolista e/ou fumante nao tern predisposiyao 
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inerente a adi~ao a substancias ex6genas e OS fatores psicol6gicos sao irrelevantes. 

Embora este modelo tenha surgido como urn manifesto as rea~oes moralizadoras, ele 

obteve apoio de estudos gem!ticos dos filhos de pessoas com problemas de ingestao de 

drogas licitas, feitas pelos pesquisadores Goodwin, em 1979 e Schuckit, em 1985. 

"Mesmo quando criados separados dos pais usmirios, estas crian~as tern urn risco 

aumentado de desenvolver certos vicios quando adultos" (GABBARD, 1999, p. 239). 

0 alcoolista, via de regra, apresenta altera~oes de personalidade que afetam seu 

relacionamento interpessoal. Isto gera, ao mesmo, sofrimento e prejuizos tanto em seu 

ambiente familiar, quanto no organizacional. 0 mesmo acontece com urn fumante que 

se afasta do cigarro. 

Freqiientemente, atraves do telefone de emergencia da Policia Militar do Parana 

- 190-, atendem-se ocorrencias envolvendo algum policial-militar embriagado. Elas 

vao desde uma briga em bar, ou vias de fato com vizinhos, chegando a ocorrencias 

mais serias, como lesao corporal grave ou homicidio praticado por este policial-militar 

ou contra ele em razao de seu estado etilico. 

Absenteismo e atrasos freqiientes tern como causador tambem o uso abusivo de 

drogas licitas, principalmente nos finais de semana, justamente no periodo em que a 

demanda de ocorrencias policiais se toma maior, havendo necessidade de aumento do 

contingente policial em a~ao. Como conseqiiencia, o PM faltoso acarreta transtomo 

administrativo com rela~ao a execu~ao da escala de servi~o, sobrecarregando outros 

policiais-militares. 

Ha casos em que alguns se apresentam embriagados para assumir o servi~o e, 

sendo detectados sao responsabilizados, geralmente, no ambito administrativo, embora 

tal ato seja tipificado como crime militar, previsto no C6digo Penal Militar - Artigo 

202- podendo o policial-militar ser condenado a uma pena de deten~ao de seis meses 

a dois anos por se embriagar em servi~o ou se apresentar embriagado para assumi-lo. 

Algumas vezes, o PM alcoolista vai para a rua fazer policiamento, alcoolizado, 

colocando em risco a sua vida e das pessoas a quem tern o dever de servir e proteger. 

E, se nao ha suficiente fiscaliza~ao no servi~o, existem aqueles que saem do quartel 

lucidos, param em bares, compram bebida alco61ica e dao urn jeito de consumi-la 
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discretamente em outro Iugar. A noticia que se tern depois e que estes abordam 

cidadaos, de forma arbitniria e violenta, sem razoes fundamentadas, gerando nao raras 

vezes, uma interven~ao de outros policiais-militares que estao de servi~o. 

Estes fatos, ao gerarem outras conseqiiencias graves, fatalmente chegarao ao 

conhecimento da comunidade pelos meios de comunica~oes ou por uma parcela dos 

mesmos. De qualquer forma eventos como estes produzem inseguran~a na popula~ao, 

nao sendo os unicos, mas urn dos motivos que levam a uma representa~ao social 

negativa que a sociedade tern desta Institui~ao. 

Perde nao s6 o policial-militar, mas perde tambem a Corpora~ao, porque o 

resultado seguinte, decorrente da baixa produtividade e rna qualidade do servi~o 

prestado pelo PM dependente, e geralmente a sua exclusao da Corpora~ao, a bern da 

disciplina ou sua reforma administrativa por questoes de rna conduta. 

0 claro que este profissional, qualificado e experiente, deixa, implicar novo 

processo de recrutamento, sele~ao e treinamento para preenchimento de sua vaga, o 

que nao ocorre de forma imediata. 

0 problema da Corpora~ao, neste caso especifico, e resolvido de certa forma, o 

que nao se resolvem sao os problemas do PM usuario de drogas licitas, que, alem da 

doen~a, ira enfrentar serios problemas de ordem familiar, social e de inser~ao no 

mercado de trabalho - empreendimento no qual dificilmente tera sucesso por 

encontrar-se numa faixa etaria avan~ada e por carregar o estigma de ser alcoolista. 

Durante muitos anos, o consumo da maconha foi considerado como o primeiro 

estagio da dependencia quimica. As recentes pesquisas, porem, descartam essa tese, 

batizada de "Teoria da Escalada". 0 resultado dos estudos e a propria experiencia dos 

medicos demonstram que o problema come~a de outra forma: no consumo exagerado 

de bebidas alco6licas e cigarros. 

Para FERRAZ (200 1, p. 8), "nao ha duvida de que a porta de entrada da 

dependencia e o alcool. Como a bebida e socialmente aceita, as doses, nao sao 

consideradas urn problema, mas apenas urn deslize. Subestimam-se os efeitos 

maleficos do alcool, mesmo quando o exagero ocorre na adolescencia". 
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Ainda no contexto brasileiro, cerca de "95% dos casos de toxicomania sao 

causadas pelo alcool e tabaco" (PANITZ, 1991, p. 20). 0 Centro Brasileiro de 

Informa<;oes sobre Drogas (CEBRID) afirma que eles "sao responsaveis por 90% das 

intema<;oes psiquiatricas". 

A cirrose alco6lica do figado e a setima doen<;a que causa 6bitos no Sistema de 

Intema<;ao Hospitalar do SUS - Sistema Unico de Saude. Segundo o Ministerio da 

Saude, o alcoolismo, no trienio 1995/96/97, foi a 4a doen<;a incapacitante. 

Os 6rgaos de saude tern aceitado que da popula<;ao geral do Brasil, 21% da 

popula<;ao economicamente ativa, apresenta problemas severos de alcoolismo aliados 

ao tabaco. 

A Organiza<;ao Mundial da Saude (OMS), por sua vez, afirma que 10% da 

popula<;ao mundial apresenta predisposi<;ao a dependencia do alcool, e que e a terceira 

doen<;a que mais mata no mundo, devendo-se tambem ser dada importancia primordial 

as doen<;as causadas pelo uso do tabaco. Relacionando o percentual com a Policia 

Militar, corresponde a urn indice muito alto para exonera<;ao, haja vista que na maioria 

das vezes e isto que sobra para 0 policial-militar. 

Toma-se importante entao, que no meio organizacional, a droga licita seja 

reconhecida como doen<;a, pois de outro modo, o quadro tende a agravar-se dentro das 

organiza<;oes. 

A Policia Militar do Parana ainda vern respondendo aos efeitos deste problema, 

com a exclusao e puni<;ao de seus alcoolistas. Muitas vezes, estes sofrem linchamento 

moral em reunioes de trabalho, pelas suas a<;oes quando alcoolizados. Chegam a ser 

motivo de piadas e deboches de muitos companheiros de casema. 

Vislumbra-se, no entanto, uma luz no fim do runel, onde a Corpora<;ao sinaliza 

para urn enfrentamento do problema, mas ainda de uma forma muito empirica e 

superficial. A mudan<;a de postura da Policia Militar em face do problema, abrira 

novas perspectivas, sendo possivel resgatar-se a boa qualidade do servi<;o prestado a 

sociedade, bern como, permitir que a Corpora<;ao se antecipe para intervir em situa<;oes 

do ambiente profissional deste individuo, a fim de desfavorecer a doen<;a. 
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Sabemos que nas contrata~oes feitas em empresas e nas admissoes em 6rgaos 

publicos, gozar de saude fisica e uma das exigencias para a admissao. Contudo, a 

manuten~ao da saude mental tern sido urn grande desafio a ser vencido pelas 

Institui~oes. E, quando falamos em dependencia quimica, objeto desta pesquisa, 

independente de vitimar a pessoa por anomalias fisiol6gicas e doen~as fisicas, pode 

comprometer a saude mental, e isto e causa de afastamento do trabalho em virtude de 

disrurbios mentais que podem, por fim ser causados. 

Diante deste quadro, fez-se necessario buscar no presente estudo, como objetivo 

geral, a demonstra~ao quantitativa e qualitativa dos prejuizos causados para o 

gerenciamento da Corpora~ao pelo uso de drogas licitas pelo PM, visando despertar a 

preocupa~ao do Comando para o problema. 

Buscou-se, ainda, como objetivos especificos, mensurar a quantidade de 

policiais-militares afastados do servi~o por problema de saude, motivados pelos males 

causados pelas drogas licitas, a quantidade de instaura~ao de procedimentos ou 

processos administrativos, provenientes do comportamento dos usmirios de drogas 

licitas, a quantidade de san~oes disciplinares e exclusoes das fileiras da PMPR, 

causadas pelo comportamento de seus usmirios, bern como, a quantidade de PMs 

afastados do servwo, motivados por san~oes disciplinares resultantes do 

comportamento dos usmirios de drogas licitas. 

Para tanto, primeiramente, tratou-se dos pressupostos conceituais e os efeitos 

das drogas licitas, com no~oes gerais sobre as diferentes formas de envenenamento, os 

modos de penetra~ao de veneno no organismo, os modos de a~ao dos venenos, as 

drogas e seus efeitos, 0 corpo humano, a saude, 0 alcool, 0 tabaco e as drogas licitas 

enquanto sendo problema para a sociedade. No desenvolvimento do estudo, 

transcorreu-se sobre as drogas licitas na Policia Militar do Parana, sendo abordados 

assuntos relevantes como o perfil desejado ao policial-militar, o estresse policial como 

causa de uso de drogas licitas e de outras incapacita~oes, passando-se entao, a relatar 

sobre o ambiente de trabalho na Policia Militar com suas competencias legais, grupos 

de trabalho preventivo ao uso de drogas licitas, as rela~oes do policial-militar com sua 

atividade e os aspectos funcionais das dinamicas de grupo. Foi tambem tratada a 
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metodologia aplicada, amilise e tratamento estatistico da pesquisa de campo qualitativa 

e quantitativa, finalizando com uma conclusao e propostas. 

Ap6s todo o exposto, buscou-se, atraves de levantamento na PMPR, os males 

aos recursos humanos ( administrativos e fisiol6gicos) causados pelas drogas licitas a 
Corpora9ao, visando despertar a preocupa9ao dos integrantes e, principalmente, o 

Comando da Policia Militar para o problema. 



7 

2 PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E EFEITOS DAS DROGAS LiCIT AS 

2.1 NO<;OES GERAIS SOBRE AS DIFERENTES FORMAS DE 

ENVENENAMENTOS 

Do ponto de vista da sua etiologia, os envenenamentos podem ser divididos do 

seguinte modo: 

Envenenamentos criminosos; 

Envenenamentos suicidas; 

Envenenamentos acidentais. 

Se o certo e que a freqih~ncia dos envenenamentos criminosos e relativamente 

baixa, os envenenamentos suicidas sao, pelo contnirio, numerosos. As substancias 

empregadas com o frm de causar a morte sao muito varhiveis, mas atualmente, sao 

6xido de carbono, sob a forma de gas de ilumina<;ao, e os hipn6ticos, em particular, os 

barbiruricos, os mais correntemente empregados. 

A cedencia destes ultimos pelo farmaceutico deve ser feita com a mawr 

prudencia e observando estritamente as leis que regulam o exercicio da Farmacia. Poe

se aqui uma questao de consciencia profissional sobre a qual nunca sera demais 

insistir. Os envenenamentos acidentais podem produzir-se em circunstancias diversas, 

tomando-se cada dia mais numerosos como conseqfiencia da difusao sempre crescente 

do emprego de produtos quimicos, quer em terapeutica, quer na industria, quer na 

agricultura, quer mesmo no dominio alimentar. 

Tais generalidades mostram que a toxicologia, ou ciencia dos venenos, 

ultrapassa largamente o quadro da competencia medico-legal, para se interessar pelos 

multiplos efeitos nocivos que podem manifestar-se na sequencia de uma utiliza<;ao 

sempre crescente dos agentes quimicos, tanto em terapeutica como nos variados 

dominios da atividade humana. A diversidade dos problemas tratados, quer no plano 

analitico quer no plano biol6gico, exige, da parte daqueles que desejam contribuir para 

o seu estudo e, eventualmente, para a sua solu<;ao, conhecimentos polivalentes. 
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2.2 MODOS DE PENETRA<;AO DOS VENENOS NO ORGANISMO 

Salvo no caso dos efeitos locais sobre os tegumentos (pele e mucosas), os 

venenos s6 desenvolvem os efeitos que lhes sao pr6prios quando atingem o nivel dos 

6rgaos sobre os quais sao susceptiveis de agir. E, pois, necessaria que sejam 

absorvidos e passem para o sangue, linfa e liquidos intracelulares, por onde serao 

veiculados ate aos 6rgaos sensiveis. Deve sublinhar-se a este respeito que o que 

importa nao e a quantidade absoluta de veneno, mas o ritmo de absorc;ao, que 

condiciona a concentrac;ao do nivel dos receptores. Esse ritmo depende, em larga 

medida, da via de introduc;ao. Dai o interesse em saber-se: 

Pela via digestiva; 

Pela via respirat6ria; 

Pela pele e as mucosas; 

Por diversas outras vias, raramente na origem de intoxicac;oes. 

2.3 MODOS DE A<;AO DOS VENENOS 

Na realidade, se certos venenos provocam em todas as pessoas sintomas 

caracteristicos, como e o caso da atropina ou da estricnina, e se, portanto, a sua 

identificac;ao fisiol6gica e facil e segura, outros existem cuja ac;ao e mais complexa e 

menos aparentemente especifica. Assim, a sintomatologia do arsenicismo e das mais 

diversas, e os sintomas classicamente reconhecidos desta intoxicac;ao podem nao se 

manifestar, mesmo numa intoxicac;ao mortal. 

Esta inconsta.ncia dos sintomas nao esta, todavia, em oposic;ao com a noc;ao de 

especificidade de ac;ao dos t6xicos. Compreende-se, com efeito, que ao lado de uma 

ac;ao primitiva e essencial, as ac;oes secundarias variam segundo os individuos, e tanto 

mais quanto menos estreitamente localizada estiver a ac;ao primitiva. 
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Nao admira, pois, que sintomas banais apareyam em grande numero de casos: 

vomitos, diarn:5ia, colapso ou coma. Mas trata-se, em suma, de epifenomenos 

dependentes do traumatismo de urn tecido ou de urn 6rgao determinado. Apenas as 

ayoes que causam os traumatismos apresentam alguma especificidade e devem 

merecer a atenyao. 

Convem sublinhar que, a partir da sua entrada no sangue, qualquer que seja a 

via por onde tenha chegado, o veneno e transportado em cerca de 23 segundos atraves 

de todo o organismo. Localiza-se de preferencia em certos 6rgaos, em funyao da 

natureza fisico-quimica do veneno e dos 6rgaos, e das condiyoes mais ou menos faceis 

de acesso a cada urn deles. Atuara a partir dai sobre os elementos da celula viva que 

tiver atingido e perturbara mais ou menos o seu metabolismo normal. 

2.4 AS DROGAS E SEUS EFEITOS 

Conhecer as drogas, seus mecamsmos de ayao, seu poder de causar 

dependencia, seus efeitos nocivos e tudo o que se relaciona ao que elas causam ao ser 

humano e, sem duvida alguma, importante para quem trata de compreender melhor a 

questao da toxicomana. Mas isto e apenas uma parte dessa tentativa. Precisamos 

insistir: se ficassemos nesse aspecto, estariamos estudando farmacologia. Para estudar 

0 toxicomano, e preciso ir mais alem, e preciso analisar as questoes psicol6gicas, 

sociais, culturais e ate mesmo legais relativas ao consumo de substancias psicoativas 

pelas pessoas. 

A abordagem modema da questao da toxicomana insiste em analisar tal 

fenomeno a partir de tres fatores: 

a) a personalidade do consumidor de drogas; 

b) o seu meio sociocultural; 

c) as caracteristicas dos efeitos que as drogas causam sobre o seu organismo e 

seu ps1qmsmo. 
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Muitas drogas sao alcal6ides, consumidas tal como sao encontradas nos 

vegetais em que naturalmente existem. Outras sao manipuladas quimicamente e 

modificada para o consumo. 0 essencial, na defini9ao de drogas psicoativas e que sua 

administra9ao provoca uma modifica9ao especifica no estado psiquico do sujeito, 

modifica9ao possivel prever-se, mas impossivel predominar-se com exatidao. 

0 que complica a questao e 0 fato de que determinadas drogas psicoativas 

podem levar alguns individuos a estabelecerem com elas uma rela9ao tao intensa, que 

sem usa-las, eles nao conseguem obter prazer de viver. Urn dos conceitos mais 

pr6ximos a esta no9ao e o de dependencia. A dependencia e a conseqiiencia de urn 

desejo sem medida. Existem duvidas, hoje em dia, se determinadas drogas causam ou 

nao dependencia fisica ou somente dependencia psicol6gica. Certamente, tambem a 

escolha de uma determinada droga sera influenciada pelas caracteristicas de 

personalidade de urn dado consumidor. 

2.5 CORPO HUMANO E SA(JDE 

De acordo com a Organiza9ao Mundial de Saude (OMS) , "a saude e o 

completo bem-estar fisico, mental e social, e nao apenas a ausencia de doen9as ou 

enfermidades". Essa defmi9ao amplamente conhecida e aceita em todo o mundo, toma 

a saude, de certa maneira, urn ideal inatingivel. 

0 corpo humano pode ser considerado urn complexo laborat6rio quimico 

e que depende basicamente de tres fun9oes: 

a) Assimila9ao de substancias atraves da ingestao de substancias s61idas, 

liquidas e gasosas. 

b) Produ9ao de novas substancias quimicas a partir das ingeridas, por 

meio do metabolismo. 

c) Elimina9ao do material nao utilizavel pelo organismo, atraves das excre9oes. 

Podem ocorrer falhas em qualquer uma destas fun9oes e com isso provocar 
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problemas de saude, como os ocorridos na elimina9ao, que produzem mal-estar, dores 

de cabe9a, incha9o das pemas. Tambem podem ocorrer falhas durante a digestao, por 

problemas do proprio organismo, ou porque a pessoa, de modo inadvertido, introduziu 

no seu corpo, substancias que processadas resultam numa terceira que lhe e 

prejudicial. 

Ressalta-se aqui, que a pessoa pode ter falhas nas duas ultimas fun9oes, nao 

pode se permitir cometer erros de assimila9ao, isto e, nao podeni ingerir, aspirar ou 

injetar substancias que possam vir a provocar disfun9oes. 

A preven9ao, portanto, consiste em ensinar o que pode ser assimilado e o que 

nao pode, em face dos danos que podem ocasionar. Alertar, principalmente, para o 

aspecto aparentemente inocente que certas substancias apresentam, como por exemplo, 

o cheiro de certos solventes, contidos no esmalte de unha, acetona, lustra m6veis, etc. 

Qualquer falha em qualquer das tres fun96es, faz o ser humano entrar em 

desequilibrio ou disfun9ao, provocando urn estado de doen9a. Para melhor 

compreensao dos possiveis desequilibrios que podem ocorrer, temos o diabetes. 

0 corpo humano nao queima ( oxida9ao) os a9ucares contidos no sangue com a 

velocidade necessaria. Isto acarreta uma taxa elevada destes a9ucares, podendo levar a 

urn estado de choque como, cegueira, diminui9ao da capacidade mental e 

principalmente, impossibilita a cicatriza9ao. 

A droga, para o diabetico, e o a9ucar, substancia in6cua para as pessoas 

normais, em rela9ao ao diabetes. 

A insulina, substancia que faz o diabetico retomar a sua taxa de a9ucar normal, 

ap6s uma crise, e droga para as pessoas que nao sao portadoras deste tipo de doen9a, 

porque provoca queima excess iva dos a9ucares, levando a hipoglicemia ( queda da taxa 

de a9ucar no sangue ). 

Podemos notar, entao, que uma substancia quimica tanto pode ter a fun9ao de 

medicamento como de uma droga que fara mal ao organismo, dependendo da 

circunstancia e da pessoa que a utiliza. 

Medicamento devem se utilizado para reconduzir ao equilibrio, com o 
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estabelecimento de uma necessidade, atraves de exames clinicos, da dose correta e do 

necessaria acompanhamento medico. Drogas prejudicam o organismo, quando usadas 

sem a comprovada necessidade ou em dosagem superior ao recomendado. 

2.5.1 Fundamentos a abordagem do usuario de drogas licitas 

Antes mesmo de quaisquer outras considerac;oes, vamos nos deter a refletir 

sobre o titulo desse t6pico. Se procurarmos no dicionario, encontraremos como 

significado da palavra fundamentos: base; alicerce; sustentacula; motivo, razao. Entao, 

o que e que pode fundamentar, sustentar, dar uma razao e uma base para a abordagem 

do usuario de drogas? Parece-nos que algumas considerac;oes se fazem necessarias. 

Em primeiro Iugar, gostaria de apontar que, embora relacionados, abordar o 

tema drogas e diferente de abordar 0 tema usuario de drogas licitas. 0 primeiro tema, 

drogas, por definic;ao diz respeito as substancias quimicas, naturais ou sinteticas, que 

uma vez presentes no organismo podem alterar suas func;oes. Pode-se classifica-las por 

seus efeitos, por sua formulac;ao quimica, etc. Em uma abordagem farmacol6gica da 

aspirina, por exemplo, pode-se dizer que e uma substancia quimica, sintetica, cujo 

principal componente e 0 acido acetil-salicilico; e preparado atraves do aquecimento 

do fen6xido de s6dio com di6xido de carbono sob pressao, e caracteriza-se como urn 

analgesico de atuac;ao periferica. 

0 segundo tema, usuario de drogas, ja pressupoe urn sujeito, em uma ac;ao 

especifica dirigida a urn ato de usar drogas. No exemplo da aspirina, entao surge a 

pergunta: Por que as pessoas tomam aspirina? Pode-se responder que e porque estao 

com algum tipo de dor, e buscam algo que possa cessa-la. Percebe-se que o enfoque 

principal, entao, sai da substancia e se dirige a urn sujeito que por algum motivo 
' 

realiza uma ac;ao em direc;ao a drogar-se, ou seja, a provocar alguma alterac;ao em seu 

organismo. A substancia entao passa a adquirir uma func;ao para este sujeito. 

Continuando neste raciocinio sobre o tema proposto, surge urn novo elemento: 

abordagem. Abordagem ao usuario de drogas. Este novo elemento, entao, introduz 
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novamente mais urn sujeito: uma terceira pessoa com seus valores, que pretende, por 

algum motivo, abordar, o sujeito usuario de drogas de alguma forma, por algum 

motivo. 

Como resultado deste raciocinio, percebemos que, quando se fala em 

abordagem do usmirio de drogas licitas, sai-se da area farmacol6gica, tecnica, de 

componentes e feitos da substancia, e se adentra em uma area subjetiva, das rela~oes 

humanas, do homem e os possiveis usos que pode fazer de uma substancia. Voltando 

entao a pergunta inicial. 0 que e que pode fundamentar, sustentar, dar uma razao, 

alicerce, base para a abordagem do usuario de drogas licitas? 

Conclui-se que o que pode fundamentar esta abordagem e o entendimento de 

quem e este sujeito que usa drogas licitas, e por que as usa. Neste sentido, trata-se de 

uma reflexao subjetiva ( adentramos as ciencias humanas) acerca do que significa a 

droga, o ato de drogar-se e o sujeito que faz este ato; bern como acerca do 

posicionamento pessoal de quem se propos a lidar com a questao da droga e seu 

usuario. Trata-se em suma, de uma questao de rela~ao humana. 

2.5.2 Preven~ao: Uma cultura necessaria 

Ao se referir a preven~ao, destacam-se alguns pressupostos iniciais: 

1. Que ha algo a prevenir em determinada popula~ao: neste caso, o abuso de 

alcool e o uso de outras drogas, bern como todos os fatores ou situa~oes de risco em 

declinio a qualidade de vida da popula~ao, em especial a crian~a e o adolescente, tais 

como as DST's- Doen~as Sexualmente Transmissiveis e a AIDS. 

2. Que no caso do alcool a questao esta em evitar-se o abuso e nao se proibir o 

uso que, em rela~ao a outras substancias psicoativas, somente denominadas drogas, ja 

se toma questionavel, tendo em vista padroes socioculturais e de saude vigentes em 

nossa realidade. 

3. Que toda a sociedade organizada e, em especial, a educa~ao formal, tern 

responsabilidade na preven~ao. 
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Como decorrencia destaca-se uma preocupa~ao: Limitar-se o caniter da 

preven~ao a problematica das drogas. 

Sendo a preven~ao urn processo sistematico e intencional, de leitura e 

interferencia na dinamica individual e social, envolve tudo o que diz respeito a 
valoriza~ao e melhoria da qualidade de vida e, portanto, focar a preven~ao nas drogas, 

nao pode se tomar uma forma de se encobrir outras problematicas do cotidiano, como 

a fome, a violencia, a corrup~ao, o ca6tico mundo do trabalho, a habita~ao, a 

mediocriza~ao da educa~ao, a miseria, os meninos e meninas abandonados, etc. E 
preciso ressaltar que, neste quadro, a droga e apenas coadjuvante, e nao o seu 

determinante. 

E necessaria tambem compreender que a concep~ao de droga, depende da 

dinamica sociopolitica-hist6rico-cultural. Portanto, deve-se aceitar que ela, a droga, 

existe historicamente e faz parte da propria hist6ria da humanidade, envolvendo desde 

o mapeamento do que pudesse servir como alimento para as especies de hominideos 

primitivos, descobertas cientificas na area dos farmacos, rituais religiosos ate as 

substancias especificamente responsaveis pela busca e manuten~ao do prazer. 

Percebe-se, entao, que o fenomeno droga e complexo e resulta de urn encontro muito 

especifico: 

• o sujeito ( sua personalidade, val ores e cren~as ); 

• o contexto sociocultural ( incentivo versus a~oes preventivas e/ou 

punitivas) 

• o produto droga ( tipos e seus efeitos no individuo e no social ). 

Sob esta 6tica, o alcoolismo, o tabagismo e outras formas de drogadic~ao, em 

como a AIDS, passam a ser vistos nao s6 como doen~as de individuos mas, 

principalmente, como sintomas de doen~as sociais. 

Cabe-nos perguntar: quem e o sujeito nesta concep~ao de preven~ao, quando se 

fala em familia, comunidade e educa~ao formal? 

E todo e qualquer individuo mas, em especial, e aquele de faixa etaria entre 6 e 

22 anos, portanto urn ser jovem, ludico por natureza, unico, inteiro, dial6gico e em 
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constante contesta9ao. Vale dizer, urn sujeito ern constru9ao. Ern constru9ao biol6gica 

na intera9ao de seus fatores geneticos e arnbientais: psicol6gica, de sua identidade 

sexual e de papeis; sociol6gica, na busca de valores nas rela9oes sociais e de 

produ9ao; ern constru9ao do conhecimento, nao passivo e decorrente de urna postura 

critica. Portanto,urn sujeito que, ern sua totalidade, se constr6i no trabalho e pelo 

trabalho. 

No contexto social, a escola e nucleo onde se processa a educa9ao formal e esta, 

concebida como urn "acontecirnento de base politica, cornprornetido corn urna 

expectativa de rnudan9a que, sendo intencional, deve atender as necessidades da 

clientela usmiria de drogas licitas, de modo a garantir o direito a saude e a evolu9ao da 

condi9ao hurnana, pelo exercicio da cidadania" (LUZ, 1987). 

A educa9aO, portanto, e socialrnente determinada, dando significado as coisas e 

aos saberes, de acordo corn o contexto sociohist6rico e cultural. Como a educa9ao 

prornove interliga9oes de diferentes areas, deve estar sernpre cornprornetida corn os 

sujeitos (estudantes e professores) e nunca corn os regimes que se sucedern. 

Na America Latina e, ern especial, no Brasil, tendo ern vista o descaso do poder 

publico corn as questoes sociais relativas a educa9ao, saude, trabalho e rnoradia que, 

por conseguinte influenciarn e sofrern influencia da politica econornica, o uso e abuso 

de drogas, tanto licitas quanto ilicitas, revelarn dados estatisticos alarrnantes que 

exigern a9oes concretas e irnediatas a curto, rnedio e Iongo prazos. 

Dados recentes da Secretaria de Saude do Estado de Sao Paulo (2002), 

dernonstrarn que "51,5% da popula9ao rnasculina e 10,5% da popula9ao ferninina 

intemadas ern Hospitais Psiquiatricos das redes publica e contratada, o forarn corn 

diagn6stico de alcoolisrno (psicose alco6lica e dependencia do alcool)". Arnbas as 

popula9oes se concentrarn na faixa de 30 a 59 anos. ( boletirn do CEBRID). 

2.5.3 Como voce pode ajudar o sujeito que faz uso da droga licita? 

Antes do tratarnento, auxilia-lo a forrnular urn pedido de ajuda; durante, ajuda-
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lo para que nao rompa o processo e ap6s, auxilia-lo na sua reinser9ao-social. 

Prevenir 0 uso indevido de drogas licitas e uma tarefa que toea a educa9aO num 

sentido amplo incluindo a questao de valores. Sendo, assim, vai alem de uma 

transmissao de informa9oes, envolvendo-se nesta tarefa uma rela9ao permeada de 

sentimentos, valores, interesses, motiva9oes no presente a aspira9oes quanto ao futuro. 

A implanta9ao destes niveis de preven9ao sao possiveis e prementes e podem 

ser desenvolvidos por todos os profissionais das areas sociais, para tanto ha 

necessidade de urn planejamento condizente com a realidade do problema, podendo 

este ser sistematizado atraves de urn projeto. 

Urn projeto em preven9ao e considerado uma "Grande hip6tese de trabalho, que 

para ser validada pressupoe permanentes avalia9oes com base em desempenhos 

manifestos, como ponto de partida para tomada de decisoes "(LUZ, 1987). 

2.6 0 CIGARRO E 0 ALCOOL TAMBEM SAO DROGAS 

A Organiza9ao Mundial da Saude (OMS) elaborou uma classifica9ao de drogas 

de acordo com seus efeitos e com os padroes de comportamento determinados pelo seu 

uso excessivo. A classifica9ao compreende as nove categorias seguinte; 

1) grupo de alcool-barbiruricos; drogas depressoras do sistema nervoso central, 

sedativas e soporiferas; 

2) anfetaminas e substancias derivadas: drogas que estimulam o sistema 

nervoso central, reduzindo a fadiga e o sono; 

3) cannabis (maconha, haxixe); drogas que produzem estado de prazer 

associado a sensa9oes muito fortes; 

4) cocaina extrato natural das folhas da coca sui americanas, que serve como 

estimulante e euforizante; 

5) alucin6genos (LSD e substancias similares): drogas que produzem 

deforma9oes perceptivas, sensa9ao de extase e euforia; 
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6) khat, estimulante, usado sobre tudo na Eti6pia e no Iemen; 

7) opiatos ou opi6ides: grande variedade de substancias naturais ou sinteticas de 

efeitos morfinicos que aliviam a dor e induzem a urn estado de indiferen9a diante de 

situa9oes amea9adoras; 

8) solventes volateis: cola, gasolina e fluidos de limpeza que, quando inalados 

ou aspirados, produzem urn estado de intoxica9ao semelhante a embriaguez alco6lica, 

mas que as vezes provoca "viagens" alucin6genas e 

9) tabaco: plantas utilizadas com efeitos tanto estimulantes quanto relaxantes. 

2.6.1 Alcool 

Tornado com modera9ao, o alcool e urn prazer, mas, em excesso, e urn 

pengo. De todas as drogas que provocam dependencia, o alcool e a mais aceita 

socialmente e a que existe em maior disponibilidade. Ao mesmo tempo, e a que 

provoca maiores catastrofes em todo mundo. A bebida em excesso pode provocar 

danos em praticamente todos os 6rgaos e tecidos, atingir ate mesmo o feto e destruir 

lares e carreiras. Ha quem afirme que se o alcool tivesse sido descoberto recentemente, 

nao passaria pelos testes de seguran9a que atualmente sao submetidas as substancias 

psicoativas comerciaveis. 

2.6.2 Tabaco e Cigarro 

Uma pequena mudan9a na prepara9ao do fumo, ocorrida em meados do seculo 

passado, talvez tenha sido responsavel pela incrivel amplia9ao do vicio. A produ9ao do 

tabaco curado em fumeiro, que permitiu a obten9ao do fumo mais claro, possibilitou 

aos fumantes inalar a fuma9a. Alguns segundos ap6s a inala9ao, produz-se uma forte 

concentra9ao de nicotina que passa dos pulmoes para o cerebro, refor9ando 

drasticamente o habito. Alguns cientistas acreditam que a nicotina libera uma 
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substancia nefro-transmissora, a noradrenalina, das celulas nervosas. As ondas 

cerebrais, ap6s a inala<;ao da fuma<;a, mostram o aumento da atividade do cerebro, 

semelhante a produzida pela ingestao de anfetaminas. Os fumantes afirmam que o 

cigarro permite uma maior capacidade de concentra<;ao e que aumenta a energia. 

2.7 DROGAS LICIT AS ENQUANTO PROBLEMA 

Segundo o site "www.hospitalgeral.com.br", a palavra droga tern interpreta<;oes 

diferentes. Em geral, na Medicina, "e toda substancia que pode ser empregada com o 

fim de tratamento de doen<;a". Mas, quando nos referimos ao contexto de Dependencia 

Quimica, droga passa a ser qualquer substancia psicoativas que, usada por qualquer via 

de administra<;ao ( cigarro, p6, liquido, comprimido ), altera o humor, o nivel de 

percep<;ao ou o funcionamento cerebral, seja perturbando-o, excitando ou deprimindo. 

A droga e uma substancia que provoca efeitos no funcionamento do cerebro e 

no estado psicol6gico. Pode deixar a pessoa confusa e "estranha" (efeito perturbador), 

muito agitada e animada ( efeito excitante) ou triste e sem disposi<;ao ( efeito 

depressor.) 

Ap6s sabermos o significado da palavra droga, prec1samos da defini<;ao de 

Drogas Licitas, objeto desta pesqmsa, que conforme o site 

"www.imesc.sp.gov.br/infodrogas", sao aquelas que tern a sua produ<;ao e seu uso 

permitidos por lei, sendo liberadas para comercializa<;ao. Observa-se aqui que o fato 

de serem liberadas nao significa que nao tenham algum tipo de controle 

govemamental, bern como, nao provoquem algum prejuizo a saude mental, fisica e 

social. Isto dependeni de multiplos fatores, tais como quantidade, qualidade, 

freqiiencia de uso e outros. 

Segundo o site "www.hospitalgeral.com.br", o alcool e o cigarro sao drogas 

chamadas de drogas licitas. Isto porque atuam no sistema nervoso, diminuindo a 

ansiedade e levando a sensa<;ao de euforia; alem disso, podem levar a dependencia. 
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Conforme o site "www.imesc.sp.gov.br/infodrogas", as drogas se classificam 

em 3 grandes grupos distinto: Depressoras do Sistema Nervoso Central (SNC), 

Estimulantes do SNC e Perturbadoras do SNC. 

0 a1cool compoe as drogas depressoras da atividade do Sistema Nervoso 

Central (SNC), as quais se referem ao grupo de substancias que diminuem a atividade 

do cerebro, ou seja, deprimem o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique 

desligada, devagar, desinteressada pelas coisas. 

0 principal agente do alcool e 0 etanol (a! cool etilico ), onde as bebidas 

alco6licas sao elaboradas a partir da fermenta9ao de produtos naturais: vinho 

(fermenta9ao da uva); cerveja (fermenta9ao de graos de cereais); outros (fermenta9ao 

do mel, cana de a9ucar, beterraba, mandioca, milho, pimenta, arroz e outros). 

Bebidas alco6licas destiladas como cacha9a, rum, uisque ou gim, sao obtidas 

atraves da destila9ao de bebidas fermentadas. 

0 alcool provoca no ser humano os seguintes efeitos fisicos e psiquicos: 

• Provoca urn efeito desinibidor. 

• Em caso de uso mais intenso, pode favorecer atitudes impulsivas e, no extremo, 

levar a perda da consciencia chegando-se ao coma alco6lico. 

• Com o aumento do seu uso, diminui a potencia sexual. 

• uso cronico de doses elevadas leva ao desenvolvimento de dependencia fisica e 

tolerancia. 

• Em caso de supressao abrupta do consumo, pode-se desencadear a sindrome da 

abstinencia caracterizada por confusao mental, visoes assustadoras, ansiedade, 

tremores, desregula9ao da temperatura corporal e convulsoes. Dependendo da 

gravidade dos sintomas, pode levar a morte. 

• "Delirium tremens": quadro de abstinencia completamente instalado ( estado de 

consciencia turvo e vivencia de alucina9oes, principalmente tateis). 

0 tabagismo (palavra derivada do tabaco, que por sua vez e uma planta 

originaria do continente americano) compreendido pelo cigarro, charuto, cachimbo e 
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outros, e urn habito totalmente prejudicial a saude do ser humano, pois em seus 

produtos e encontrada uma substancia altamente malefica para a fisiologia humana, a 

nicotina, a qual pertence as drogas Estimulantes da Atividade do Sistema Nervoso 

Central, isto e, aumentam a atividade do cerebro, estimulando o seu funcionamento, 

fazendo com que as pessoas fiquem mais ligadas, eletricas, sem sono. 

Consumida por via oral ou nasal, a nicotina, agente farmacol6gico do tabaco, e 

considerada uma droga estimulante, nao possuindo nenhum efeito terapeutico, 

provocando dependencia fisica e psiquica, alem de causar tolerancia, ou seJa, o 

organismo adapta-se a sua presen<;a atraves de urn processo biol6gico, e sujeita a 

sindromes de abstinencia. 

0 processo de a<;ao desta droga sobre o sistema nervoso e a dependencia por ela 

causada e similar ao da cocaina e heroina, contudo, age mais rapidamente chegando ao 

cerebro em aproximadamente nove segundos. 

Alem desta substancia, estao presentes nos cigarros mais de 4, 7 mil outras que, 

apesar de nao causarem dependencia fisica, sao extremamente t6xicas, como e o caso 

do alcatrao e do mon6xido de carbono entre outras. 

0 alcatrao e urn composto de mais de 40 substancias comprovadamente 

cancerigenas, formado a partir da combustao dos derivados do tabaco. Entre elas, o 

arsenio, niquel, benzopireno, cadmio, residuos de agrot6xicos, substancias radioativas, 

como o Polonio 210, acetona, naftalina e ate f6sforo P4/P6, substancias usadas para 

veneno de rato. 

Ja o mon6xido de carbono (CO) tern afmidade com a hemoglobina (Hb) 

presente nos gl6bulos vermelhos do sangue, que transportam oxigenio para todos os 

6rgaos do corpo. A liga<;ao do CO com a hemoglobina forma o composto chamado 

carboxihemoglobina, que dificulta a oxigena<;ao do sangue, privando alguns 6rgaos do 

oxigenio e causando doen<;as como a arteriosclerose. 

A maioria das pessoas que fuma descreve uma sensa<;ao de prazer e de bem

estar, isso ocorre, pois ao atingir o sistema mesolimbico, a nicotina desencadeia a 
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produc;ao de uma substancia denominada dopamina, responsavel pela sensac;ao de 

prazer ligada ao ato de fumar. 

Com o passar do tempo, entretanto, o efeito desejado s6 e obtido com doses 

maiores, pois cada fumante tern seu proprio indice de tolerancia. Alguns precisam de 

urn mac;o para atingir o efeito desejado, enquanto outros podem precisar de dois ou 

mats. 

Pelo menos 25 doenc;as estao comprovadamente associadas ao cigarro. Veremos 

alguns prejuizos que podem causar ao organismo: 

• Cerebro: risco de derrame triplicado; 

• Pulmao: bronquite, enfisema e asma que elevam em 22 vezes o risco de 

cancer; maior chance de infecc;oes virais e pneumonia; 

• Circula~ao: maior risco de trombose, doenc;a vascular periferica, 

inflamac;ao dos vasos e gangrena; 

• Rins: substancias inaladas causam insuficiencia renal e cancer; 

• Bexiga: risco de cancer elevado em tres vezes; 

• Ossos: mulheres na p6s-menopausa correm maior risco de osteoporose; 

• Aparelho digestivo: provoca cancer de estomago, pancreas e esofago, 

refluxo esofagico, azia, gastrite e ulcera; 

• Sistema reprodutor: 

Mulheres: favorece cancer do colo do utero e bexiga, menopausa precoce, 

menor lubrificac;ao vaginal, diminuic;ao de desejo sexual e infertilidade 

Homens: dificuldade de erec;ao, ejaculac;ao precoce, infertilidade e diminuic;ao 

do desejo sexual. 

• Gravidez: abortos espontaneos, bebes prematuros, com peso abaixo do 

normal e natimortos; 

• Cora~ao: acelerac;ao dos batimentos cardiacos elevando o risco de infarto, 

dobrando as chances de morte por doenc;as cardiacas; 
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• Laringe: cancer, laringite cronica e rouquidao; 

• Boca: a nicotina inflama a gengiva, o alcatrao escurece os dentes e cria mal 

halito; 

• Nariz: o alcatrao reduz a capacidade olfativa. Perda do fOlego e sinusite; 

• Pele: alterac;ao na colorac;ao e envelhecimento precoce. 
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3 DROGAS LICIT AS NA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

3.1 0 PROBLEMA DO DAS DROGAS LiCIT AS NA POLICIA MILITAR DO PARANA 

De todas as categorias profissionais, os policiais-militares sao as pessoas mais 

expostas as agressoes sociais. Demora-se no atendimento de uma solicita9ao, expoe-se 

ao risco de ser repreendido ou mesmo ofendido, em alto e born som, por quem 

solicitou auxilio ou por algum circundante, que acintosamente alega que a Policia 

Militar e paga com o dinheiro do seu imposto, e que deve agir com rapidez e 

eficiencia. Deixa de atender a urn pedido para "fazer vista grossa", diante de algum 

"pequeno deslize" de urn esposo, parente ou amigo, e logo tachado de desumano, 

irredutivel, miseravel ou coisa pior. Se nao chega a tempo de efetuar uma prisao, e 

acusado de ser conivente com o criminoso. Se nao chega a tempo de evitar urn 

homicidio, e acusado de ter provocado a morte da indigitada vitima. Se adverte urn 

cidadao "importante", que cometeu alguma infra9ao, e logo indagado pelo mesmo 

"Sabe com quem esta falando?". Se age contra uma pessoa pobre, e acusado de 

perseguir os miseraveis. Se mata para nao morrer, e tratado como urn criminoso 

impiedoso. Quando sai de casa para o trabalho, preocupa-se com a possibilidade de 

nao voltar com vida, deixando viuva e 6r:Iao sem condi9oes de viver condignamente. 

Estas e tantas outras situa9oes de estresse, causam no policial-militar uma 

agressividade que as vezes se estende ao lar e entre os pr6prios colegas de trabalho. 

A hierarquia e a disciplina tambem funcionam como fatores estressantes, 

principalmente quando ha excessos. Os rigores da etica policial-militar e as 

disposi9oes contidas nas Leis e Regulamentos das Policias Militares tolhem a 

liberdade do policial-militar. Ap6s urn dia inteiro de trabalho, fiscalizado e 

supervisionado por varios superiores hierarquicos, o homem sente necessidade de 

relaxar. Poucos irao ao cinema ou a uma academia de ginastica, mas muitos irao em 

busca de urn bar, para tomar uns "tragos", bater urn papo, em suma, para se desligar do 

trabalho. 

Basicamente, os policiais-militares bebem pelas mesmas razoes que as demais 

pessoas - bebem para conseguir os efeitos do alcool - sentirem-se euf6ricos, 
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estimulados, relaxados ou embriagados. Algumas vezes bebem para acomodar suas 

frustra9oes; por nao ter sido promovido, porque nao foi aprovado na sele9ao a que se 

submeteu, porque nao foi designado para determinada fun9a0 que almejava, porque 

aquela transferencia tao esperada nao saiu, porque o aumento de vencimentos foi 

muito pequeno. Outras vezes, bebem para ficar de bern com a vida. Se estiver tenso, 

pode utilizar-se de drogas licitas, mais do que o habitual, no esfor9o para relaxar e tirar 

de sua mente perturba9oes, para adquirir confian9a, ou porque gosta da companhia de 

seus amigos ou colegas. 

Em bora as causas de consumo das drogas licitas ( fisicas, psiquicas e sociais) 

seJam as mesmas para quaisquer pessoas, os policiais-militares quase sempre se 

escudam num dos motivos abaixo, na tentativa de justificar sua forma desenfreada de 

uso de drogas licitas: 

1) 0 fato de estarem mais expostos as agressoes sociais, ou seja, situa9oes 

estressantes que geram uma carga de agressividade, que s6 pode ser controlada ou 

aliviada atraves da ingestao de drogas licitas; 

2) 0 fato de sofrerem a influencia de urn maior indice de tensao emocional, 

provocada pela hierarquia e pela disciplina, que tolhendo muito a liberdade do 

policial-militar, gera uma necessidade premente de relaxamento, ao sair de servi9o, o 

que se consegue facilmente com urn ou dois drinques; 

3) A falta de confian9a demonstrada pelos amigos de farda que se utilizam 

de drogas licitas, em rela9ao aos abstemios, os quais se sentem rejeitados e magoados, 

necessitando se entrosar no grupo; 

4) A existencia de persegui9oes e pniticas de injusti9as atribuidas a 

superiores hienirquicos, que acarretam frustra9oes, gerando a necessidade de urn 

"alivio para a cabe9a"; 

5) A existencia de bebidas alco61icas nos locais de trabalho, associada aos 

inumeros convites para heber; 

6) 0 acometimento de uma sensa9ao de perda ou de uma crise de remorso, 

ap6s determinados eventos desagradaveis; 

7) 0 fato de nao saber ser o alcoolismo e o tabaco sao doen9as, geradas pela 

falta de conscientiza9ao do problema. 
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Na vida policial-militar, as conseqiiencias do uso de drogas licitas, que atingem 

todos seus usmirios, assumem nuances especiais, entre as quais se devem destacar as 

seguintes: 

1) perda de confian~a dos superiores, pares e subordinados; 

2) menor produtividade; 

3) maior incidencia de puni~oes disciplinares; 

4) men or probabilidade de promo~oes por merecimento; 

5) menor probabilidade de designa~oes para fun~oes de mawr 

responsabilidade; 

6) menor probabilidade de designa~oes para fun~oes de magisterio; 

7) menor probabilidade de designa~oes para fun~oes ou estagios; 

8) maior indice de doen~as; 

9) maior probabilidade de ser submetido a Conselho de Justifica~ao ou de 

Disciplina; 

1 0) maior probabilidade de ser processado; 

11) maior probabilidade de softer acidentes; 

12) maior probabilidade de ser reprovado em cursos ou estagios. 

A razao principal, que indica a relevancia de testes, como inicio de preven~ao 

na PMPR, e o perigo que urn policial intoxicado em servi~o pode representar para a 

sociedade. 

0 cerco ao uso de drogas licitas no ambiente de trabalho esta se fechando. A 
medida que o mundo se globaliza, as politicas antidrogas nas empresas passam a fazer 

parte nos contratos de trabalho. Os programas de reabilita~ao provocam urn retorno 

financeiro consideravel, sob forma de aumento da produtividade, redu~ao do 

absenteismo, queda na procura pelo departamento medico e 0 incomensuravel 

beneficio de preserva~ao da imagem da Institui~ao. 

Dentro da PMPR, e preciso tratar a dependencia como doen~a social e nao 

como estigma. 

0 uso abusivo de drogas licitas e uma das causas do absenteismo e de atrasos 

freqiientes ao trabalho, alem de outros. 0 nao-comparecimento do PM acarreta disrurbios 
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no funcionamento de escalas de servic;o, ocasionando sobrecarga aos demais policiais

militares, o que diminui a produtividade e aumenta o risco de acidentes. 

Dentre varios aspectos a implementac;ao de urn programa de prevenc;ao do uso 

abusivo do alcool na PMPR, toma-se imprescindivel, propiciar respostas exigentes, 

para elevac;ao da auto-estima dos componentes da Corporac;ao, bern como, 

conscientizar a populac;ao-alvo da dependencia da doenc;a. 

Em que medida a Policia Militar, atraves de sua Diretroria de Saude, esta, 

efetivamente, preparada para mensurar a quantidade de policiais-militares dependentes 

de drogas licitas ou com tendencia para desenvolver a doenc;a? 

Quais os dados estatisticos de incidentes ocorridos em servic;o ocasionados por 

policiais-militares sob 0 efeito do alcool? 

Quais os procedimentos, a partir da identificac;ao do policial-militar dependente 

de alcool, dentro da Corporac;ao? 

3.2 PERFIL DESEJADO AO POLICIAL-MILITAR 

Percebemos no decorrer da carretra, varios companheiros que tern com 

problemas medicos, chegando ate o extremo de 6bito, bern como, de responsabilidades 

administrativas, tendo como pano de fundo as drogas licitas. 

Estas drogas, alem de atingir a particularidade "o elemento humano", acabam 

refletindo no universo "a Corporac;ao", seja pelo estado de convalescenc;a do PM para 

recuperac;ao, ficando fora neste periodo da sua atividade-fim, resultando num "deficit" 

temporario para o gerenciamento, vindo a sobrecarregar outros, que terao que cobrir 

aquela lacuna, seja pelo dispendio de pessoal para apurar responsabilidade 

administrativa dos usuarios que incidem em fatos ou condutas ate mesmo criminais. 

Para termos uma visao do impacto das drogas licitas nos usuarios PM, sera 

realizado levantamento de dados nos ultimos tres anos (2003, 2004 e 2005), servindo 

de referendal para o desenvolvimento do trabalho. 
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A obten~ao dos dados referentes aos males administrativos e fisiol6gicos 

provocados pelo uso de drogas licitas, serao adquiridos na Diretoria de Pessoal (DP) 

da PMPR atraves da Se~ao de Justi~a e Disciplina (SJD) e do Servi~o de Assistencia 

Social (SAS), concomitantemente o Comando do Policiamento da Capital (CPC) e 

suas Unidades subordinadas. 

Posto isto, o levantamento de dados referente ao uso de drogas licitas 

pelo PM, permitini uma visao do impacto e prejuizo para PMPR. 

3.3 0 ESTRESSE POLICIAL COMO CAUSA DE USO DE DROGAS LICITAS E DE 

OUTRAS IN CAP ACITA<;OES 

0 estresse e a altera~ao global de nosso organismo para adaptar-se a uma 

situa~ao nova ou as mudan~as de urn modo geral, muitas vezes associado ao trabalho, 

dentre os quais, o policial. 

Integrantes da Associa~ao de Policia de Washington, concordam com o fato de 

que os policiais sofrem urn estresse maior por causa da guerra as drogas naquele local 

e que urn dos medos mais constantes dos policiais e o de ser ferido. 

E muito comum a Policia nao manter estatisticas que possam relacionar 

diretamente o aumento dos casos de estresse no trabalho policial, com incidentes, tais 

como, o uso excessivo da for~a. A experiencia tern mostrado que as queixas sobre a 

brutalidade policial vern, com maior freqiiencia, das areas com elevado indice de 

criminalidade. 

Segundo o Departamento de Justi~a dos Estados Unidos, existem diversos 

estressores que podem afetar os policiais: 

a. estressores intemos: sao os medos em rela~ao a sua necessidade de se sentir 

competente no trabalho, de ter sucesso e seguran~a; a sua necessidade de se auto

afirmar, a busca de urn trabalho paralelo para poder equilibrar o seu or~amento. As 

pressoes decorrentes da altera~ao da sua posi~ao social perante a comunidade. Os 



28 

desgastes gerados pela vivencia de extremos emocionais contradit6rios: amor-6dio, 

sensibilidade-agressividade, muitas vezes acontecidas no mesmo dia; 

b. estressores extemos: frustra<;ao em rela<;ao as suas expectativas e ilusoes que 

tinha em rela<;ao a carreira e ao servi<;o policial; falta de reconhecimento por parte da 

sociedade; desgosto pelas decisoes administrativas do govemo que acabam afetando o 

cumprimento de suas atividades; explora<;ao da imprensa de eventos negativos 

envolvendo o policial; 

c. estressores decorrentes do trabalho: o servwo de rua acaba obrigando o 

policial a ser vivo, malandro, o que acaba trazendo altera<;oes no seu ritmo diario e na 

vida pessoal. Conflitos gerados entre a necessidade de cumprir a lei, servir bern a 

comunidade e cumprir adequadamente as normas organizacionais. Convivencia diaria 

com a miseria e a violencia. Ter de trabalhar sob intenso risco de morte e a 

responsabilidade de proteger a vida de outras pessoas. A conveniencia diaria com a 

violencia acaba fazendo com que o policial se tome mais agressivo em suas rela<;oes 

pessoats; 

0 que mais chama aten<;ao nos estressores apresentados e que os mesmos 

tambem sao relatados por policiais brasileiros e constam de uma publica<;ao do 

Departamento de Justi<;a dos Estados Unidos, que visa dar instrumentos para o 

combate ao estresse em policiais norte-americanos. 

E interessante notar a semelhan<;a existente entre o policial brasileiro e o 

policial de urn pais superdesenvolvido, onde se presume que tenham melhores 

condi<;oes de trabalho. Basicamente, pode-se notar que as dificuldades sao as mesmas, 

guardadas as devidas propor<;oes. 0 que se percebe e que a problematica policial e a 

mesma em qualquer lugar do mundo, uma vez que a criminalidade sempre estara bern 

mais equipada, com os melhores armamentos e carros, enquanto que os policiais 

estarao sempre aquem das necessidades. 

0 trabalho policial e considerado intemacionalmente como uma das mats 

estressantes ocupa<;oes, senao a mais estressante. Diversas pesquisas tern sido feitas 

para documentar a incidencia e a prevalencia do estresse sobre os policiais, que podem 

prejudicar o desenvolvimento de suas atividades, de seus efeitos sobre o seu aspecto 
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fisico e emocional, o que acaba acarretando problemas pessoais, com a familia e no 

servwo. 

VIOLANTI (1993, p. 23) sobre isso informa: 

[ ... ] dentre 149 ocupa96es, apenas 10 excediam a policial em doen9as de cora9ao, 
diabetes e suicidio. Entre diversas outras ocupa96es profissionais como medicos, 
advogados e professores, a policia ocupava o primeiro Iugar em doen9as de 
cora9ao, e tinha quase que o dobro do numero de suicidios. Esse mesmo autor 
observa que os suicidios entre policiais sao em numero superiores aos homicidios 
(94 suicidios comparados a 54 homicidios em 1 00.000) [ ... ] pois sofre fortes 
exig€mcias [ ... ] uma capacidade diminuida de rea9ao e [ ... ] que existe uma grande 
probabilidade de fracasso [ ... ] 

Com diminui9aO da capacidade de trabalho, devido a diminui9aO da capacidade 

de concentra9ao, ha o aumento do absenteismo e com isso, o individuo come9a a ter 

faltas ou atrasos no servi9o, inventando desculpas e doen9as imaginarias. Esse 

comportamento tende a aumentar conforme vai se agravando o estresse. 

Evita as tarefas desagradaveis, passando para outras. Come9a a transferir 

responsabilidades para outros, juntamente com isso a resolu9ao dos problemas 

passam a ser cada vez mais superficiais. E o momento em que muitos policiais

militares encontram na droga licita urn refUgio, uma forma de alivio para suas tensoes. 

3.4 0 AMBIENTE DA INSTITUI<;AO POLICIAL- MILITAR 

3.4.1 0 comportamento das organiza96es 

Os primeiros estudos sobre grupos sociais foram realizados no seculo XIX por 

aquela que era chamada Psicologia das Massas ou Psicologia das Multidoes. "Le Bon" 

foi urn dos pioneiros no assunto, tendo publicado urn tratado intitulado Psicologie des 

Foules. A pergunta que se fazia na epoca, no campo da Psicologia, era o que levaria 

uma multidao a seguir a orienta9ao de urn lider mesmo com o risco da propria vida. 

Qual fenomeno psicol6gico possibilitaria a adesao de uma massa? Tais perguntas 

surgem quando se procura entender a ascensao de Adolf Hitler na Alemanha e que 
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levou o mundo a Segunda Guerra Mundial e a coesao de determinadas comunidades 

modemas, no seguimento de lideres que utilizam atentados terroristas para alcan9ar 

seus objetivos. No caso especifico da Alemanha Nazista, foi demonstrado como e 

possivel produzir uma forma de hipnotismo coletivo. Porem, a mobiliza9ao social nao 

pode ser considerada sempre dessa maneira, ou seja, como algo irracional. Existem 

pessoas que se unem e formam massas compactas muito organizadas, como foi o caso 

da mobiliza9ao em 1984, no Brasil, em tomo da campanha "Diretas Ja". Ravia uma 

percep9ao clara dos objetivos que eram de interesse coletivo e uma consciencia geral 

dos que participaram. 

A Psicologia Social surge com o estudo das massas e passa a estudar os grupos 

menores que ja possuem seus objetivos bern definidos. Uma das razoes que a levam a 

esse estudo, e que o individuo passa a maior parte de seu tempo operando dentro de 

urn grupo, seja ele pequeno ou grande. 

Numa organiza9aO, a compreensao da dinamica dos grupos e de fundamental 

importancia para extrair a explica9ao de seu proprio comportamento enquanto 

organiza9ao. Essa compreensao se faz necessaria para que chefes e diretores, saibam 

liderar grupos de subordinados em dire9ao a realiza9ao de metas, alocando recursos 

dentro do que foi planejado e produzindo satisfa9ao no ambiente intemo e extemo da 

organiza9ao. Isto tudo, no entanto, vai depender da capacidade dos membros do grupo, 

do seu tamanho, dos motivos individuais, do nivel de conflito e das pressoes intemas 

aos membros para se conformarem as normas do grupo. 

0 comportamento dos membros de uma organiza9ao sempre dependera de 

fatores intemos, aqui ja mencionados, e de fatores extemos provenientes de 

caracteristicas organizacionais. Nao atentar para esses fatores implica em uma maior 

dificuldade para urn desempenho eficaz. 

Entre os fatores externos - ambientais - que influenciam o comportamento, 

estao incluidas as pressoes da chefia, as influencias dos pares, as experiencias 

desagradaveis vividas pelo individuo, as demandas domesticas, o treinamento 

profissional, as condi96es de salubridade do ambiente de trabalho, entre outras. 
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A motiva9ao para o trabalho, salario, a qualidade dos relacionamentos entre 

funcionarios dos mais diversos escaloes, podem exercer influencias positivas ou 

negativas no desempenho do individuo dentro de uma organiza9ao. 

"As organiza9oes, embora permitam satisfazer necessidades individuais das 

pessoas para as quais o seu interesse esta voltado, elas existem em razao de que os 

individuos isoladamente nao sao capazes de sobreporem-se as limita95es que s6 uma 

organiza9ao e capaz de veneer" (ROBBINS, 1998, p. 67). 

3.4.2 Aspectos funcionais da dinamica dos grupos 

Dentre os varios aspectos que se pode analisar num grupo, chama a aten9ao da 

tomada de decisao em grupo. Segundo ROBBINS (idem, p. 74) a "cren9a que diz que 

duas cabe9as pensam melhor do que uma, expandiu-se a ponto de que muitas decisoes 

em organiza9oes sao tomadas por grupos, equipes ou comites". 

Dois subgrupos de tomada de decisao de grupo receberam uma quantidade 

consideravel de aten9ao dos pesquisadores. Estes dois fenomenos tern o potencial de 

afetar a capacidade do grupo para avaliar altemativas objetivamente e chegar a 

solu9oes de decisao de qualidade. 

0 primeiro fenomeno, chamado pensamento de grupo, e relacionado as normas. 

Descreve situa9oes nas quais pressoes do grupo em rela9ao a conformidade impedem o 

grupo de avaliar criticamente visoes incomuns, de minorias ou nao-populares. 

Pensamento de grupo, comenta ROBBINS, e uma doen9a que ataca muitos grupos e 

pode atrapalhar drasticamente o seu desempenho. 0 segundo fenomeno e chamado de 

mudan9a em grupo. Ele indica que, discutindo urn dado conjunto de altemativas 

chegando a uma solu9ao, membros do grupo tendem a exagerar as suas posi9oes 

iniciais. Em algumas situa9oes, a prudencia domina, e ha uma mudan9a conservadora. 

Entretanto, as evidencias indicam que os grupos tendem em dire9ao a uma mudan9a 

arriscada. 

Os sintomas do fenomeno de pensamento de grupo, sinteticamente sao: 
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1) Membros do grupo racionalizam qualquer resistencia as pressoes que eles 

tern. Nao importa quao fortemente a evidencia possa contradizer suas pressuposiyoes 

basicas, os membros comportam-se como para reforyar aquelas pressuposiyoes 

continuamente; 

2) Os membros aplicam pressoes diretas naqueles que momentaneamente 

expressam duvidas sobre quaisquer visoes partilhadas pelo grupo ou que questionam a 

validade dos argumentos apoiando a altemativa favorecida pela maioria; 

3) Aqueles membros que tern duvidas ou tern diferentes pontos de vista 

procuram evitar desviar-se do que parece ser consenso do grupo mantendo silencio 

sobre apreensoes e mesmo minimizando para si pr6prios a importancia de suas 

duvidas; 

4) Parece haver uma ilusao de unanimidade. Se alguem nao fala, presume-se 

que ele esta em total acordo. Em outras palavras, a abstenyao e vista como urn voto 

Slffi. 

A mudanya em grupo pode ser vista como urn caso especial de pensamento de 

grupo. A decisao do grupo reflete a norma dominante de tomada de decisao que se 

desenvolve durante a discussao do grupo. Se a mudanya do grupo e em direyao a 

cautela maior ou mais risco, depende da norma dominante previamente a discussao. 

A maior ocorrencia da mudanya em direyao a risco gerou varias explicayoes 

para o fenomeno. Argumentou-se, por exemplo, que a discussao cria familiarizayao 

entre membros. A medida que eles se tomam mais a vontade uns com os outros, eles 

tambem se tomam corajosos e audaciosos. Urn outro argumento e que nossa sociedade 

valoriza riscos, admira-se individuos que estao dispostos a assumir riscos, e que a 

discussao de grupo motiva os membros a mostrarem que eles estao pelo menos tao 

dispostos quantos seus colegas a assumirem riscos. A explicayao para esse 

comportamento e que o grupo dilui a responsabilidade. Decisoes de grupo liberam 

qualquer membro da responsabilidade pela escolha final do grupo. Risco maior pode 

ser tornado porque, mesmo que a decisao fracasse, nenhum membro pode ser 

totalmente responsabilizado. 
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3.4.3 Tipos de sistemas organizacionais 

0 pnmetro fenomeno, pensamento em grupo, e tipico de sistemas 

organizacionais mecanicos. "Estes sistemas baseiam-se em relac;oes de autoridade e 

obediencia, dao enfase nos individuos e cargos da organizac;ao, estabelecem uma 

divisao rigida do trabalho e supervisao hienirquica, centralizam decisoes e solucionam 

os conflitos por meio de repressao, arbitragem ou hostilidade" comentam 

CARTWRIGHT & ZANDER (1972, p.45). 

Os sistemas organizacionais, por eles denominados orgiinicos, caracterizam-se 

pelo seguinte: 

~ funcionam atraves da confianc;a mutua; 

~ enfatizam os relacionamentos entre grupos; 

~ encorajam participac;ao em grupos e responsabilidades; 

~ compartilham amplamente a responsabilidade e controle; 

~ solucionam conflitos atraves de negociac;ao ou de soluc;ao de problemas. 

3 .4.4 A competencia da Policia Militar 

As Policias Militares correspondem a urn tipo de organizac;ao em que o que 

mais prevalece e o sistema mecanico. Constituidas de uma doutrina secular, estas 

carregam valores, principios gerais, caracteristicas pr6prias, concepc;oes taticas, leis, 

normas e diretrizes que estabelecem suas bases. 

A norma constitucional na qual o Estado estabelece a destinac;ao legal das 

Policias Militares diz que (CONSTITUIC:AO FEDERAL, 1988): 

Art. 144 - A seguran9a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preserva9ao da ordern publica e da incolurnidade das pessoas e do patrirnonio, 
atraves dos seguintes 6rgaos: 

I[ ... ] 

V - policiais-rnilitares e corpos de bornbeiros rnilitares. 
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§ 10 [ ... ] 

§ so- As policias militares cabem a policia ostensiva e a preserva9ao da ordem publica; aos 
corpos de bombeiros militares, alem das atribui9oes previstas em lei, incumbe a execu9ao de 
atividades de defesa civil. 

§ 6° - As policias militares e corpos de bombeiros militares, for9as auxiliares e reserva do 
Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Govemadores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territ6rios. 

3.4.5 As rela~oes do policial-militar com sua atividade 

0 conjunto de pniticas e as redes de significados compartilhados em 

grupamentos sociais formam o processo cultural. Tern permanencia de tempo, tern 

carater de coletividade e tern continuidade, alem da vida de quem o cria. 

"A cultura e edificada a partir do meio ambiente. Este, e o mundo extemo e a 

realidade imediata. Realidade esta que e decorrente da vida cotidiana, que se apresenta 

interpretada pelos homens e e subjetivamente dotada de sentido para eles, na medida 

em que forma urn mundo coerente" (MELLO FILHO et al., 1992, p. 101) 

Para ZANELLI (1992, p. 56), "cultura organizacional refere-se ao modo de 

realizar as atividades, ao clima de trabalho, aos conceitos gerais (na maioria das vezes 

nao explicitadas) sob os quais os participantes constroem a realidade da organiza~ao". 

Quando o candidato a ser policial-militar entra na Organiza~ao, hi encontra 

pessoas que pertencem a ela e as quais foram atribuidas responsabilidades 

administrativas para falar e agir em nome dela. Essas atribui~oes envolvem a 

legitima~ao dos modelos administrativos, da politica administrativa e do controle de 

conduta. A condi~ao desse candidato ingressar e permanecer na Organiza~ao e passar 

por urn curso de forma~ao e acatar as normas, os val ores e os procedimentos utilizados 

de forma coletiva e, em geral, coletivamente aceitos. 

Ao celebrar seu contrato de trabalho, feito pelo juramento de servir a sociedade, 

mesmo com o risco da propria vida, este policial-militar, que geralmente ingressa 

ainda na sua adolescencia (entre 18 e 23 anos de idade ), com todos os fenomenos 
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interpessoais e interacionais que caracterizam sua identidade, acata as normas 

organizacionais. 

A pergunta que se faz e: "Como fica esta identidade pessoal, ainda em fase de 

formac;ao, quando este individuo teni que assumir tambem a identidade de policial

militar?" 

Para entrar na idade adulta, o adolescente enfrenta urn processo de formac;ao de 

sua identidade que deve ser nutrida de compreensao, limites, apoio e continencia. 

Desta constatac;ao, surgem duas perguntas: Estaria a Policia Militar 

proporcionando a adequada formac;ao da identidade individual ao policial? Quais as 

condic;oes do proprio individuo para poder suportar as pressoes que lhe sao impostas 

pela profissao que escolheu? 

Para responder a primeira pergunta, dever-se-ia supor que o objetivo da PM 

estivesse voltado, pelo menos no ingresso de seu contingente de jovens policiais, para 

as questOes de formac;ao da individualidade e maturidade de seus homens. Mas, a 

Organizac;ao tern outro objetivo, formar policiais-militares, profissionalizar individuos, 

partindo-se do principio de que os mesmos tern maturidade suficiente para suportar 

todas as conseqiiencias que o trabalho policial possa lhes proporcionar. 

Quanto as condic;oes que 0 individuo possui para resistir as pressoes que lhe sao 

impostas pela profissao que escolheu, e preciso rever alguns aspectos do perfil do 

soldado recem-ingresso na PM. 

Ao ingressarem na Corporac;ao, muitos adolescentes buscam a seguranc;a 

material que a profissao proporciona, mesmo sabendo que apesar de conseguir urn 

salario certo, nao sabe se retomara para casa com vida ap6s urn dia de trabalho. 

Apesar de haver, durante a selec;ao de candidatos, uma preocupac;ao com a 

potencialidade do candidato para adequar-se ao servic;o policial-militar, nao se pode 

esperar maturidade, ou ate mesmo reprovar urn adolescente, por nao ser adulto. Alem 

do mais, a selec;ao e generica, e feita para todos OS tipos de servic;os da PM. Como e 

possivel, aos selecionadores, encontrarem urn perfil que atenda a todas as necessidades 

da Organizac;ao uma vez que sua atividade e muito diversificada? 
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Pode-se supor que ha urn grande numero de policiais, que apesar de 

demonstrarem ter uma estrutura psicol6gica satisfat6ria ao entrarem na PM, nao 

encontram condi<;oes propicias para desenvolver sua individualidade adequadamente, 

principalmente se o policial passar por dificuldades na forma<;ao de sua identidade 

pessoal, e ja tiver que for<;osamente assumir urn papel pro fissional de peso, de elevada 

responsabilidade e exigencia social, como e o servi<;o policial-militar. Sendo assim, 

podera sucumbir as pressoes inerentes da responsabilidade que nao pode assumir, por 

falta de maturidade. 

Essa passagem abrupta do "ser adolescente" para o "ser policial", podera 

comprometer a maturidade afetiva e a propria capacidade critica dessa pessoa, o que 

podera criar dificuldades em suportar frustra<;oes, e com isso, aliviar-se no alcool 

como fuga de uma realidade, ou manifestar atitudes machistas, uma sexualidade 

exacerbada, para esconder sua baixa auto-estima. 

E como se comporta este novo policial-militar, recem-formado e que vai para as 

unidades militares? 

Ele entao ira conviVer com a crua realidade das ruas. 0 servi<;o policial, 

principalmente para quem trabalha na atividade-fim, na operacionalidade, convivendo 

diariamente com o lado repugnante da sociedade humana, toma a profissao insalubre 

do ponto de vista psicol6gico. Com a dificil missao de usar instrumentos coercitivos 

contra uma sociedade que vai alem dos limites por ela mesma estabelecidas, este 

policial-militar e obrigado muitas vezes a ser urn "juiz" ou urn "terapeuta" para 

solucionar conflitos humanos de pessoas iguais a ele, que tambem possui conflitos. E 
nesta hora, que por for<;a de sua profissao, ele tern que ser o her6i, o salvador da patria, 

o mocinho que salva a donzela. 

Urn fato que se toma constante na atividade policial sao os confrontos com 

infratores, quando passa pela cabe<;a do policial-militar a possibilidade de morrer ou 

matar, de ser ferido ou ferir alguem. Se ele nao se sente suficientemente seguro ou em 

seguran<;a neste momento, a ocorrencia pode ficar comprometida, se de outra forma 

ele tenha urn perfeito controle da ocorrencia, isso o levara a se sentir urn her6i. Ai 

vern, a ideia freudiana, de que a pessoa humana entende ser o mundo urn palco de 
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teatro para o seu heroismo. Tal ideia se relaciona ao narcisismo. Este e parte do 

individuo que coloca todas as pessoas de lado, exceto ele mesmo. E o narcisismo que 

faz o policial-militar a empreender atos de heroismo, por ele acreditar que nada vai 

lhe acontecer e sim a quem o confronta: ele se sente imortal. 

Segundo ADLER (1956) apud LIMA (2002, p. 31), "aquilo que o homem mais 

precisa e se sentir seguro em sua propria auto-estima". Seu sentimento de proprio valor 

e constituido simbolicamente e seu acalantado narcisismo alimenta-se de simbolos, de 

uma ideia abstrata a respeito do proprio valor, uma ideia composta de sons, palavras, 

imagens, no ar, na mente e no papel. E isso significa que o anseio natural do homem 

pela atividade organica, os prazeres de incorporac;ao e expansao, podem ser 

sustentadas, ilimitadamente, no remo dos simbolos e, inclusive, a noc;ao de 

imortalidade. 

Pode-se dizer que a cultura existente na Policia Militar incentiva este 

narcisismo, seja atraves dos artefatos que o proprio policial-militar carrega (uniformes, 

insignias, armas ), seja atraves de seus rituais ( cerimonias, padroes coletivos de 

opinioes transmitidos nos cursos profissionais ). 0 policial-militar e capaz de se dispor 

de sua propria vida pela sociedade, passando a acreditar que esse auto-sacrificio e 

extremamente significante. Tal sentimento o leva muitas vezes a ac;oes arrebatadoras 

de heroismo, pelas quais ele reivindica o reconhecimento do sistema e da sociedade. 

Sendo a atividade policial-militar altamente corrosiva das protec;oes 

psicologicas, esta acaba se constituindo num fator de desgaste emocional do PM. A 

condic;ao que lhe e exigida de atuar no que a sociedade tern de pior e cruel, o leva a 

conviver constantemente com a possibilidade de sua propria destruic;ao e morte. Entao, 

ao se deparar com urn cadaver ou ferir mortalmente infratores, este revive 

inconscientemente e antecipadamente sua propria morte. 

Evidente que esses fenomenos nao acontecem por conta pura e simples de 

condic;oes impostas pelo tipo de atividade que o PM executa, ha toda uma estrutura de 

funcionamento psicologico que lhe permite responder dessa ou de outra maneira 

diante de tensoes, no entanto, por mais que sejam fortes as defesas psicologicas do 

sujeito, a continuidade o leva a uma exaustao emocional. Mas quando ha uma resposta 
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favonivel dentro da organiza~ao, de amigos e da familia, e possivel amenizar os efeitos 

sem que a sua integridade psicol6gica seja tao ferozmente abalada. 

Outro ponto efetivo que contribui para esse desgaste emocional e fisico e a 

visao que se tern de saude e de doen~a dentro da Corpora~ao. E proibido ao policial

militar, por exemplo, dizer que esta cansado. E comum ap6s uma manobra militar ou 

uma incursao policial, perguntar-se: "Tern alguem cansado ai? ",tendo como resposta: 

"Niio, senhor!", mesmo que estejam os policiais-militares caindo aos peda~os. 

Reconhecer a atividade PM como causa de estresse dentro da Policia Militar e 

incompativel com a cultura organizacional existente, e o proprio integrante, pelo 

senso de compromisso com a organiza~ao, passa a acreditar que isso nao ocorre com 

ele. E ai que as coisas se agravam, ele adia formas de compensar tal estresse, toma-se 

irritado, explosivo, ansioso, perde energia fisica. Nesta situa~ao, o alcoolismo toma-se 

uma medida reativa adotada pelo policial-militar. 

Alem de nao se permitir estar cansado, o policial-militar e orientado para nao 

se envolver emocionalmente nas ocorrencias. Sem duvida, manter as coisas sobre 

controle e essencial para se obter resultados de eficiencia, mas toma-se importante que 

os administradores de policia estabele~am algum tipo de processo de alivio para as 

pessoas sob o seu comando. 0 estresse ocupacional constante, pode descompensar este 

policial-militar. E importante que este saia da rotina de trabalho e seja direcionado, por 

certo tempo, a se envolver em atividades, mesmo que sejam laborais, mas que 

permitam uma reconstitui~ao ou fortalecimento psicol6gico. Nao ha como dizer que o 

policial-militar encontra-se saudavel, se este passa anos e anos de forma ininterrupta a 

conviver com a violencia das ruas, de certo ele nao saini intacto, urn pouco deste ser e 

perdido. 

A esse tipo de coisa nao se da importancia na organiza~ao e s6 quando uma 

"bomba estoura" ou este policial-militar "estoura alguem" e que os olhos se voltam 

para ele com fins repressivos. Quem trabalha com uma maquina de engarrafar 

refrigerante, tern que estar preocupado com sua revisao e manuten~ao, senao a 

maquina para ou passa a trabalhar mal, o ser humano e a mesma coisa. Para ser 

produtivo dentro de uma organiza~ao, tern que receber cuidados, que por si s6 nao 
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alcan~a. Requer uma a~ao de chefia para lhe prop1c1ar condi~oes de trabalho 

satisfatorias. 

3.4.6 0 reflexo do processo cultural da PM sobre seus integrantes 

Em rela~ao a pressao organizacional, pode-se distinguir as situa~oes que sao 

inerentes ao trabalho policial, das situa~oes que sao impostas aos policiais pelas 

condi~oes culturais da organiza~ao. 

A cultura das Policias Militares foi construida a partir de sua propria origem, 

desde a epoca em que o Brasil era Colonia de Portugal e foi criada a primeira for~a 

policial: a Tropa Paga da Capitania de Minas. 

Na epoca do Brasil- Colonia, a for~a policial estava para atender OS interesses, 

nao dos brasileiros, mas dos portugueses e dos senhores coloniais e escravocratas. 

Para a Metropole, quem precisava de seguran~a eram os interesses da Coroa. Aos 

colonos lhes eram cobrados pesados tributos; aos indios e escravos, era imposta a 

catequiza~ao e o trabalho nao-remunerado. 

No periodo da Revolu~ao de 1964, por exemplo, a Policia Militar teve alteradas 

suas fun9oes. Manter a Ordem Publica era sinonimo de nao permitir a manifesta9ao 

individual ou coletiva contra o sistema vigente. 

A passagem da Policia Militar por esses contextos politicos ajudou a construir 

sua cultura organizacional. Urn sistema mecanico, que por conta de resultados 

positivos que procura obter ao prestar servi~o a sociedade, negligencia em sua rela9ao 

com os seus integrantes, e fruto do comportamento proprio do sistema burocnitico. 

E importante lembrar, que o Soldado, historicamente, era recrutado na escoria 

da sociedade, o que justifica urn regulamento tao rigido, alem do forte preconceito 

existente que se percebe quando das coloca~oes do tipo: Isso e coisa de soldado!; So 

podia ser soldado para fazer isso!; Quem manda nao estudar, acabou sendo policia!. 

Locu9oes como estas ferem profundamente a auto-estima do policial-militar. 

' 
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A investidura militar deste tipo de organiza~ao, vez por outra e questionada por 

alguns segmentos sociais. 

CORDEIRO (1995, p.19), ao justificar a investidura militar das Policias 

Militares, comenta: 

[ ... ] por intuic;ao, se nao por pesquisa, percebe-se que 0 trac;o definidor do carater 
militar e a sua submissao a regulamentos rfgidos, a disciplina, a hierarquia, a uma 
escala de valores obrigat6ria, ao dever militar, formando uma filosofia peculiar de 
vida bastante diferente do" modus vivendi" civil. Essa "filosofia de vida", militar, essa 
estetica, esse estatus (sic}, essa militaridade, nao importa a expressao usada, e o 
controle da Forc;a e constitui o seu limite, a sua medida. Portanto, af esta a falacia da 
tese dos que postulam uma polfcia civil; o carater militar e uma garantia para a 
sociedade contra o arbftrio e o despotismo de uma forc;a sem controles apropriados. 

Em contrapartida a este pensamento, se manifesta SILVA FILHO (1999, p. 2): 

Os postos da hierarquia policial sao mais importantes que as func;oes policiais e essa 
hierarquia adota um regime disciplinar opressivo, que atinge principalmente o 
pessoal do policiamento, onde e maior a possibilidade de infringir a infinidade de 
normas estabelecidas pela administrac;ao. A profusao de normas permite um 
conforto a administrac;ao: em caso de erro, a culpa e sempre de alguem que nao 
observou a regra, nunca do superior ou da organizac;ao. Na PM, a ac;ao disciplinar 
chega a adotar um expediente disciplinar quase medieval ( ... ) Nessas condic;oes, o 
maximo que se consegue obter das forc;as policiais e o mfnimo esforc;o: e mais 
seguro e confortavel o cumprimento de ordens e regulamentos do que tentar ser um 
campeao de resultados na reduc;ao de violencia. Policiais submetidos as pressoes 
administrativas que se combinam explosivamente com as tensoes do policiamento, 
tendem a sofrer graves descompensac;oes comportamentais: deslocam reac;oes 
agressivas compensat6rias contra as pessoas, contra familiares ou contra si mesmo, 
atraves do alcoolismo, drogas e ate suicfdio; reduzem desempenho, descuidam de 
procedimentos legais; produzem boatos maledicentes sobre chefes, quebram 
vefculos, dao vitalidade aos sindicatos e entidades associativas e elegem deputados 
como poderosos porta-vozes e podem ate se animar em relacionamentos espurios 
com delinqOentes. 

Se por urn lado os regulamentos servem para controlar a~oes de urn grupo e 

seus membros, e permitir que haja uma coesao em tomo de urn objetivo, muitas vezes 

estes mesmos regulamentos, quando nao apropriados, geram conflito de convivencia 

intragrupal e as vezes ate com o ambiente extemo. 

Urn policial tern vergonha de falar com o outro, de nao poder revelar seus 

sentimentos, isso seria considerado inadequado e sugere que ele e urn fraco. Como 

para a Organiza~ao o trabalho esta acima de qualquer coisa, inclusive acima da 
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familia, o policial tambem nao pode abrir-se com sua familia. Ela foi colocada em 

segundo plano, esta afastada do policial, que deve mostrar-se forte e equilibrado. Nao 

consegue ser ele mesmo, nem com a familia, nem com parentes. Os amigos civis 

tambem nao sao bem-vindos. 

A falta de dialogo acaba propiciando a falta de apoio, em todas as areas. Se o 

policial nao pode falar de suas dificuldades, so ira pedir ajuda quando os problemas 

tiverem extrapolado sua condiyao de oculta-los. E o caso dos usuarios de drogas 

licitas, e de outros que sofrem calados por nao terem com quem conversar. Ate que o 

sofrimento va se tomando tao intenso, que cometa atos nao compativeis a sua funyao 

de policial-militar. Este sera punido, mas nao sera auxiliado. 

SILVEIRA ainda comenta: 

Saber ouvir o subordinado e uma arte que todo superior deve dominar. 0 superior 
deve saber quando deve apenas ouvir, orientar e instruir e, quando pede e deve 
punir [ ... ] o custo de urn militar e muito care para o Estado e para a sociedade, 
principalmente pela sua forma<;ao e experiemcia. Na medida do possfvel, deve haver 
o esfor<;o para que os recursos humanos nao sejam perdidos mas sim, empregados 
com toda a sua potencialidade. Assim se deve julgar os outros, sem benevolencia 
extrema e nem rigor absolute [ ... ] Urn a organiza<;ao s6 funciona com urn sistema de 
mao dupla na qual o superior estimula o subordinado e o subordinado confia no 
superior. 

Esta Organizayao e uma cultura em que nao se pode passar por uma crise, 

porque o PM s6 interessa para a ela quando esta bern. 0 conceito de "adoecer" ainda 

tern uma conotayao puramente organica, isto e, o homem s6 estara realmente doente 

caso haja uma manifestayao extema dessa doenya, e que as pessoas possam realmente 

ver, como por exemplo: uma pema engessada. " ... Normalmente, o problema nao e 

discemido como significativo, ate o momento em que urn policial entra em colapso 

mental..." (BRATZ, 1993, p. 43). 

A cultura organizacional da PM acaba nao propiciando condiyoes favoraveis 

para o enfrentamento das crises. Primeiro porque as crises nao sao aceitas como 

naturais, e depois, porque as "estruturas de ajuda" que dispoe a Corporayao nao sao 

suficientes e continentes para propiciar essa assistencia, muito pelo contrario, sao 

refratarias e causam receio nos policiais-militares que necessitam de ajuda dentro da 

PM. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para demonstrar o objetivo geral, que foi o de visualizar, quantitativamente e 

qualitativamente, os prejuizos causados para o gerenciamento da Corpora9ao pelo uso 

de drogas licitas pelo PM, visando despertar a preocupa9ao do Comando da Policia 

Militar para o problema, bern como, os objetivos especificos que sao a mensura9ao da 

quantidade de policiais-militares afastados do servi90 por problemas de saude, 

motivados pelos males causados pelas drogas licitas, a quantidade de instaura9ao de 

procedimentos ou processos administrativos provenientes do comportamento dos 

usmirios de drogas licitas, a mensura9ao da quantidade de san9oes disciplinares e 

exclusoes das fileiras da PMPR, causados pelo comportamento dos usmirios de drogas 

licitas, bern como, a mensura9ao da quantidade de policiais-militares afastados do 

servi9o, motivados por san9oes disciplinares resultantes do comportamento dos 

usmirios de drogas licitas, foi necessaria investigar a popula9ao-alvo, ou seja, os 

integrantes da Policia Militar do Parana, tendo-se como metoda utilizado o hipotetico 

indutivo e dedutivo, com tratamento estatistico, em que se iniciou com o surgimento 

do problema acerca do qual a hip6tese foi formulada, e pelo processo de inferencia 

dedutiva, testou-se as conseqilencias preditivas, atraves da experimenta9ao, a fim de 

confirmar ou refutar a hip6tese. 

0 tipo de pesquisa foi a documental, bibliografica e de campo, sendo elaborado 

para a pesquisa quantitativa urn questionario de quesitos fechados contendo no 

maximo 5 (cinco) indaga9oes, visando respostas numericas e que envolveu a Diretoria 

de Pessoal (DP), visando os Chefes da SJD e do SAS, o Comando do Policiamento da 

Capital (CPC) e suas Unidades subordinadas, como intuito de levantamento de dados. 

Foi considerado para a amostra, somente o Comando do Policiamento da Capital 

(CPC), no periodo compreendido do 2° semestre do anode 2002 ate o 2° semestre do 

ano 2005. 
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Para a pesquisa qualitativa foi elaborado urn formuhirio de perguntas objetivas, 

do tipo fechado, contendo 09 (nove) perguntas atinentes ao assunto, visando as 

seguintes autoridades: 

- Comandante-Geral da PMPR; 

- Chefe do Estado-Maior da PMPR; 

- Comandante do Policiamento do Interior; 

- Comandante do Policiamento da Capital; 

- Comandante do Corpo de Bombeiros; 

- Diretor de Pessoal; 

- Diretor de Ensino; 

- Diretor de Saude; 

- Chefe da PM/1; 

- Chefe da PM/3; 

- Chefe do SAS; 

- Chefe da SID. 

Os questiomirios foram encaminhados atraves de oficio, aos Comandantes, 

Diretores e Chefes descritos na popula9ao-alvo, sendo utilizado o sistema de protocolo 

integrado da PMPR. 0 formulario da analise qualitativa foi preenchido pessoalmente, 

pelo pesquisador, com os pesquisados. 
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5 ANALISE E TRATAMENTO ESTATISTICO 

Os subsidios colhidos com a realiza~ao dos questionamentos e formuhirios, 

foram utilizados para balizar os rumos da pesquisa, visando mostrar os prejuizos 

causados para o gerenciainento da Corpora~ao pelo uso de drogas licitas pelo PM. 

5.1 ANALISE E TRATAMENTO ESTATISTICO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

TABELA 1 -OCORRENCIA DE TRANSTORNOS DEVIDO AOS PM USUARIOS 

DE DROGAS LICIT AS 

PMs PROBLEMAS VALOR 0/o 
PM que ocasionaram problemas 97 3 
PM que nao ocasionaram problemas 3.265 97 
TOTAL 3.722 100 

FONTE: Pesquisa de Campo Comando do Policiamento da Capital - PMPR. 

Buscou-se saber da amostra pesquisada qual o indice de policiais-militares que 

ja deram algum transtomo para o servi~o motivados pelo uso de drogas licitas, 

chegando a conclusao de que aproximadamente 3% da amostraja gerou algum tipo de 

prejuizo para a Corpora~ao, enquanto 97% nao geraram qualquer dano a Policia 

Militar, salientando que desses, nao se obteve a mensura~ao de quantos fazem ou nao 

uso de drogas licitas 

GRAFICO 1 - OCORRENCIA DE TRANSTORNOS DEVIDO AOS PM 

USUARIOS DE DROGAS LICIT AS 

3% 

97% 

• PMs que ocasionaram problemas 
• PMs que nao ocasionaram problemas 

FONTE: Pesquisa de Campo Comando do Policiamento da Capital - PMPR. 
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TABELA 2 - TIPIFICAc;AO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS POR PM PELO 

USO DE DROGAS LICIT AS 

TIPO VALOR o/o 
A- n°. afastamentos do servi<;o 40 42 
B - n°. instaura<;ao de procedimentos/processos 29 30 
c- n°. san<;oes disciplinares/exclusoes 16 16 
D- n°. afastamentos por san<;ao disciplinar 12 12 

TOTAL 97 100 
FONTE: Pesquisa de Campo Comando do Policiamento da Capital - PMPR. 

Buscou-se detalhar OS tipos de ocorrencias que OS policiais-militares que 

tiveram problemas ocasionaram pelo uso de drogas licitas, chegando-se ao resultado 

de que 42% dos PM foram afastados do servi<;o, motivados pelos males causados pelas 

drogas licitas, 3 0% foi submetida a instaura<;ao de procedimento ou processo 

administrativo, proveniente de seu comportamento alterado, 16% sofreram san<;oes 

disciplinares e exclusoes das fileiras da PMPR, tambem causados pelo seu 

comportamento e 12% dos PM que geraram algum transtomo foram afastados do 

servi<;o, motivados por san<;oes disciplinares resultante de seu comportamento. 

GRAFICO 2 - TIPIFICAc;AO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS POR PM PELO 

USO DE DROGAS LICIT AS 

12% 

30°/o 

FONTE: Pesquisa de Campo Comando do Policiamento da Capital - PMPR. 
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5.2 ANALISE E TRATAMENTO ESTATISTICO DA PESQUISA QUALITATIVA 

TABELA 3- ADMINISTRA<;AO DE PROBLEMAS COM PESSOAL PELO USO 

DE DROGAS LICIT AS 

RESPOSTA VALOR % 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou demonstrar se os entrevistados, no decorrer de suas carreiras, ja tiveram 

que administrar problemas com pessoal, causados pelo uso de drogas licitas, obtendo 

como resultado que todos responderam que sim. 

GRAFICO 3 - ADMINISTRA<;AO DE PROBLEMAS COM PESSOAL PELO USO 

DE DROGAS LICIT AS 

0% 

100% 

I• Sim • Nao o Nao Sei I 
FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 4- OCORRENCIA DE AFASTAMENTO DO PM POR MOTIVO DE 

SAliDE DEVIDO As DROGAS LICIT AS 

RESPOSTA VALOR Ofo 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou-se saber se ocorreram afastamentos de PM por motivos de saude devido 

as drogas licitas, sendo entao obtido que a totalidade dos entrevistados relataram que 

os males causados pelas drogas licitas provocam afastamento do PM do servi~o por 

motivos de saude. 

GRAFICO 4- OCORRENCIA DE AFASTAMENTO DO PM POR MOTIVO DE 

SAliDE DEVIDO As DROGAS LICIT AS 

1QQ0/o 

I• Sim •Nao oNaoSei I 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 5 - SOBRECARGA DE TRABALHO PELA AUSENCIA DE PM 

AFASTADOS POR PROBLEMAS DE SA0DE DEVIDO As 
DROGAS LICIT AS 

RESPOSTA VALOR Ofo 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou-se verificar com os entrevistados se o afastamento de PM do servi9o 

por problemas de saude, causados pelo uso de drogas licitas, provoca sobrecarga de 

outros PM, que terao que cobrir aquela lacuna gerada, novamente foi unanime a 

resposta afirmativa. 

GRAFICO 5 - SOBRECARGA DE TRABALHO PELA AUSENCIA DE PM 

AFASTADOS POR PROBLEMAS DE SA0DE DEVIDO As 
DROGAS LICITAS 

100% 

I• Sim • Nao o Nao Sei I 
FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 6 - MINIMIZA~AO DOS RECURSOS HUMANOS PARA A 

ATIVIDADE DEVIDO AOS AFASTAMENTOS OCORRIDOS 

RESPOSTA VALOR % 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou-se saber se ocorreram, no periodo considerado, minimiza~ao dos 

recursos humanos para a atividade devido aos afastamentos ocasionados pelo uso das 

drogas licitas, todos os pesquisados acreditam que o afastamento do PM do servi~o e a 

substitui~ao deste, minimiza os recursos humanos para a execu~ao da atividade 

policial. 

GRAFICO 6 - MINIMIZA~AO DOS RECURS OS HUMAN OS PARA A 

ATIVIDADE DEVIDO AOS AFASTAMENTOS OCORRIDOS 

100% 

I• Sim • Nao o Nao Sei I 
FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 7 - INSTAURA~AO DE PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEVIDO AO COMPORTAMENTO DE 

PM USUARlOS DE DROGAS LICIT AS 

RESPOSTA VALOR % 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Pesquisado se houve instaura9oes de processos ou procedimentos 

administrativos devido ao comportamento de PMs usuarios de drogas licitas, cern por 

cento dos pesquisados afirmaram que o comportamento dos usuarios de drogas licitas 

provocam instaura9ao de procedimentos ou entao de processos administrativos na 

Policia Militar. 

GRAFICO 7 - INSTAURA~AO DE PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEVIDO AO COMPORTAMENTO DE 

PMs USUAruOS DE DROGAS LICIT AS 

100% 

J• Sim • Nao o Nao Sei j 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 8- OCORRENCIA DE DISPENDIO DE PESSOAL PARA APURAR 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE PM USUARIOS 

DE DROGAS LICIT AS 

RESPOSTA VALOR Ofo 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou-se saber se ocorrem dispendio de pessoal para apurar responsabilidades 

administrativas de PM usuarios de drogas licitas, todos OS entrevistados afirmaram que 

a instaura~ao de procedimentos ou de processos administrativos na PMPR, causados 

pelo comportamento dos usuarios de drogas licitas, provoca dispendio de pessoal para 

apurar responsabilidades administrativas. 

GRAFICO 8 - OCORRENCIA DE DISPENDIO DE PESSOAL PARA APURAR 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE PM USUARIOS 

DE DROGAS LICIT AS 

100% 

I• Sim • Nao oNaoSei I 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 9- OCORRENCIA DE SAN<;OES DISCIPLINARES OU EXCLUSOES 

DEVIDO AO COMPORTAMENTO DOS USUARIOS DE DROGAS 

LICIT AS 

RESPOSTA VALOR Ofo 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou-se demonstrar na pesqutsa se os entrevistados acreditam que os 

procedimentos ou processos administrativos instaurados pelo comportamento dos 

usuarios de drogas licitas, podem resultar em san9oes disciplinares ou ate mesmo em 

exclusoes das fileiras da PMPR, sendo respondido positivamente por todos. 

GRAFICO 9 - OCORRENCIA DE SAN<;OES DISCIPLINARES OU EXCLUSOES 

DEVIDO AO COMPORTAMENTO.DOS USUARIOS DE DROGAS 

LICIT AS 

100% 

I• Sim • Nao o Nao Sei I 
FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 10- OCORRENCIA DE PREJUIZO DA ATIVIDADE OPERACIONAL 

DEVIDO AO AFASTAMENTO DE PM PROCEDENDO E 

RESPONDENDO PROCEDIMENTOS OU PROCESSOS 

ADMINISTRA TIVOS 

RESPOSTA VALOR Ofo 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Buscou-se saber se ocorre prejuizo da atividade operacional devido ao 

afastamento de PM procedendo e/ ou respondendo procedimentos ou processos 

administrativos, cern por cento dos entrevistados entendem que o afastamento do PM 

do servi9o para responder procedimento ou processo administrativo ou mesmo cumprir 

san9oes disciplinares proveniente do comportamento pelo uso de drogas licitas, bern 

como, o pessoal para procede-los, minimiza os recursos humanos para execu9ao da 

atividade operacional. 

GRAFICO 10- OCORRENCIA DE PREJUIZO DA ATIVIDADE OPERACIONAL 

DEVIDO AO AFASTAMENTO DE PM PROCEDENDO E 

RESPONDENDO PROCEDIMENTOS OU PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 

100% 

I• Sim • Nao o Nao Sei I 
FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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TABELA 11 -OCORRENCIA DE PREJUIZOS PARA 0 COMANDO EM TODOS 

OS SETORES COM PESSOAL DEVIDO AO USO DE DROGAS 

LICIT AS 

RESPOSTA VALOR Ofo 
Sim 12 100 
Nao 0 0 
Nao Sei 0 0 
TOTAL 12 100 

FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 

Pesquisados sobre a ocorrencia de prejuizos para o Comando nos setores 

administrativo e operacional, devido ao uso de drogas licitas, obteve-se a unanimidade 

nas respostas. 

GRAFICO 11 - OCORRENCIA DE PREJUIZOS PARA 0 COMANDO EM TO DOS 

OS SETORES COM PESSOAL DEVIDO AO USO DE DROGAS 

LICIT AS 

100% 

I• Sim • Nao o Nao Sei I 
FONTE: Pesquisa de Campo com autoridades da PMPR. 
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6 CONCLUSOESESUGESTOES 

6.1 CONCLUSOES 

Depois de tudo o que foi referenciado no presente estudo, chegamos a algumas 

conclusoes que sao de muita valia para o futuro, tanto de nossos policiais-militares, 

quanto para a Organizayao. 

A PMPR tern o compromisso de bern servir a sociedade. Apesar de seu 

processo hist6rico passar por epocas em que a organizayao era treinada militarmente 

para a defesa do Estado-Membro, em tempos atuais, em face da emergencia do 

fenomeno da violencia urbana, dedica-se ao provimento da seguranya publica, 

traduzida na proteyao e socorro ao individuo e a sociedade. 

A realidade atual vivida pela organizayao, obriga a que ela se modernize, 

aperfeiyoe suas estruturas e reveja conceitos. Tais procedimentos se fazem necessarios 

pela privayao de vida social ao que o policial-militar e submetido, pela rigidez de 

normas e condiyoes minoritarias, sendo que tais aspectos, cientificamente 

comprovados, predispoem o policial-militar a doenyas, pois o sistema atua como urn 

agente estressor psicossocial. 

A ocorrencia de manifestayoes de doenyas dentro de uma organizayao e urn 

indice importante para se verificar o nivel de saude deste meio, nao somente em 

termos higienico-sanitarios, mas tambem em termos de saude social, que pode 

comprometer o individuo, inclusive, biologicamente. 

0 policial-militar, mesmo com uma estrutura psicol6gica bern sedimentada, 

toma-se uma vitima facil de certos males. A despeito de outras conseqUencias que 

possam advir de sua relayao com a atividade e com o ambiente profissional, e o uso de 

drogas licitas que tern feito muitos sucumbirem. 

Nao ha como fechar os olhos para este problema cujas conseqUencias afetam a 

familia do usuario de drogas licitas, a Corporayao e a comunidade ao qual o PM serve. 

Na maioria das vezes na PMPR, s6 existe a preocupayao como policial-militar 

que faz uso de drogas licitas quando ele esta apresentando problema de absenteismo e 
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envolve-se em situac;oes na rua que comprometem a Corporac;ao. Ate que isso ocorra, 

provavelmente, ele ja estara comprometido com a dependencia quimica. Ai a postura e 

sempre de carater disciplinar e pouquissimas vezes de encaminhar este policial-militar 

para tratamento de saude. 

Nao e dada a todos esta oportunidade, haja vista que muitos sao submetidos a 

processo administrativo que pode resultar em demissao do cargo. 

Tratar do trabalhador usuario de drogas licitas e mais economico do que demiti

lo como nos revelaram os dados de algumas organizac;oes privadas que implantaram 

programas neste sentido. 

Nossa sociedade minimiza, camufla e deturpa o problema relativo ao usuario 

de drogas licitas. 0 proprio termo ja e visto como pejorativo. Mesmo as pessoas que, 

teoricamente, aceitam esta pratica como doenc;a, nao veem, na pratica, o doente como 

doente. 

Grac;as as falsas concepc;oes valorativas dessas substancias, como o tabaco e as 

bebidas alco6licas, mascaradas no simbolismo milenar do uso do alcool e tabaco 

aliadas as ideias estereotipadas sobre os bebedores e fumantes excessivos, adotamos 

urn posicionamento quase sempre de indiferenc;a, e por que nao dizer, de 

irresponsabilidade. 

A dura realidade dos policiais-militares vitimados pelas drogas licitas, que sao 

tratados igualmente aos leprosos da Roma Antiga ou aos loucos durante a Idade 

Media, guardadas as devidas proporc;oes, dispensa pesquisas mais profundas. A 

constatac;ao se evidencia no dia-a-dia, no quartel, em casa, na rua e em qualquer Iugar. 

Enquanto nao for dado urn enfoque medico a questao, as medidas atuais referentes ao 

combate as drogas licitas nao surtirao nenhum efeito, e s6 servirao para agrava-la. 

Durante o estudo, evidenciou-se que a Policia Militar , atraves de sua Diretoria 

de Saude, nao se encontra ainda preparada para identificar os policiais-militares 

dependentes de drogas licitas, ou com tendencias. 

Por fim, cumpre o presente estudo com seus objetivos propostos, que sao ode 

evidenciar a preocupac;ao que o Comando deve ter para com esse problema e 

demonstrar ainda, que varios casos foram registrados, desde o segundo semestre do 

ano 2002 ate o momento, de policiais-militares que submetem-se a processos e 
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procedimentos administrativos. Ressalta-se ainda que, esta estatistica nao se refere a 

todos os policiais-militares que usam drogas licitas, apenas aos usmirios que 

originaram problemas. Se considerarmos, ainda, toda a amostra, que foram 2665 

policiais-militares, com certeza, encontraremos varios outros usuarios de drogas licitas 

que, por ainda nao terem causado transtomos a Corpora~ao, vivem no anonimato 

prejudicando sua saude diariamente, ainda mais quando este mal afeta suas familias e 

seu convivio social harmonioso. 

E necessario atingir metas de preven~ao primaria, individuos com uso abusivo 

de drogas licitas ainda que sem dependencia, diminui~ao do estigma e amplia~ao dos 

cuidados com o individuo. 

A PMPR deve se antecipar, preocupando-se como seu policial-militar no trato 

com a sua qualidade de vida, nao esperando que isto se tome uma reivindica~ao dos 

niveis hierarquicos mais baixos. 

6.2 SUGESTOES 

Depois de todo o explicitado, conceituado sobre os maleficios das drogas licitas 

ao ser humano, tanto para sua saude, quanto para todo seu convicio social, ficaram 

pautados os prejuizos que este uso traz para a Corpora~ao e seus integrantes. 

Percebeu-se durante a analise quantitativa, a dificuldade no levantamento dos 

dados pelos pesquisados, que nao existe urn controle propriamente dito para apura~ao 

de usuarios de drogas licitas, bern como, tabula~ao dos policiais-militares que causam 

prejuizos ao Comando da Corpora~ao. 

Importante ressaltar que hoje, a Policia Militar do Parana identifica usuarios de 

drogas licitas, somente quando estao causando problemas a Institui~ao, e a forma de 

corre~ao para estes policiais-militares, e a coer~ao,atraves de procedimentos ou 

processos administrativos, ou entao, tardiamente, terem que afastar o PM por motivos 

de saude, ocasionados pelo uso de drogas licitas. Assim sendo, serve o presente estudo 

para apresentar a existencia do problema e sugerir: 
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- Cria<;ao de uma politica de Comando, voltada para o combate ao uso de 

drogas licitas na PMPR, visando: 

• Promo<;ao de palestras educativas a todos os integrantes da Corpora<;ao, 

esclarecendo as conseqiiencias danosas da dependencia dessas drogas ao 

PM, familiares, a sociedade e a Institui<;ao; 

• Atribuir aos escaloes de Comando, Dire<;ao e Chefia, o controle de a<;oes 

relativas ao uso de drogas licitas pelos seus subordinados, orientando, 

quando for o caso, o encaminhamento a Diretoria de Saude da PMPR para 

avalia<;ao e conduta; 

• Incentivar que as OPM do interior do Estado, procurarem celebrar 

convenios com institui<;oes de ensino superior, buscando orienta<;ao medica 

e psico16gica aos PM usmirios de drogas licitas. Incentivara tambem que 

esses profissionais da area medica realizem tambem palestras aos demais 

integrantes das Unidades Operacionais; 

• Promo<;ao de campanha institucional como envolvimento da PM/5, DS e 

DP/SAS, visando esclarecer e informar o PM, buscando a conscientiza<;ao 

quanto aos perigos do uso de drogas licitas, atraves de palestras, 

publica<;oes, cartazes, mensagens em contracheque e outros. 

- Elabora<;ao de pesquisa no sentido de tabular, de forma quantitativa, em todo o 

efetivo da Corpora<;ao, a quantidade de policiais-militares usuarios de drogas licitas, 

visando atingir, tambem aqueles usuarios que estao no anonimato e que ainda nao 

apresentaram transtomos na gestao de atividades da Corpora<;ao. 
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ANEXOS 



Of. n.0 01 - CAO 

POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

Curitiba, 08 de Agosto de 2005. 

Sr. Diretor, 

1. Atraves do presente, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria que desenvolvo 
urn trabalho Tecnico-Cientifico com o tema: PREJUIZO DAS DROGAS LiCITAS 
PARA POLICIA MILITAR DO PARANA. 

2. 0 desenvolvimento do tema, tern por objetivo levantar quantitativamente e 
qualitativamente os prejuizos causados para o gerenciamento da Corpora9ao pelo uso de 
dro~gas licitas ( alcoolismos e tabagismo) pelo PM, com o intuito de despertar a 
preocupa9ao do Comando da Policia para o problema. 

3. Visando a obten9ao de dados que certamente sao o fator preponderante para o 
exito do referido trabalho, tendo como amostra para pesquisa o "Coman do do 
Policiamento da Capital (CPC)" no periodo compreendido do 2° semestre do anode 
2002 ate o 2° semestre do ano 2005, solicito-vos o seguinte: 

3 .1. A quanti dade de Policiais Militares afastados do servi9o, motivado pelos 
males causados pela drogas licitas; 

3.2. A quantidade de instaura9ao de procedimento ou processo administrativo, 
proveniente do comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.3. A quanti dade de san9oes disciplinares e exclusoes das fileiras da PMPR, 
causado pelo comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.4. A quantidade de Policiais Militares afastados do servi9o, motivado por 
san9oes disciplinares resultante de comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.5. A quanti dade do efetivo existente no Quadro Organizacional ano a ano, no 
periodo acima descrito. 

Para qualquer eventualidade ou esclarecimento, deixo o n° de telefone ( 41) 9925-
9480 ou E-mail: capgngomes@pop.com.br. 

Atenciosamente, 

Gilberte do N. Gomes, Capitao QOPM 
Oficial Aluno do CA0/2005 

Ao Sr. Diretor de Pessoal da PMPR 

BR-277, KM 72- GUATUPE- SAO JOSE DOS PINHAIS, PR- CEP 80.310-000 
Telefones: (041) 3382-3399, -Fac-simile: (041) 3382-2529 

"Policia Militar, 150 anos, sua prote~ao eo nosso compromisso" 



Of. n.0 02- CAO 

POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

Curitiba, 08 de Agosto de 2005. 

Sr. Comandante, 

1. Atraves do presente, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria que desenvolvo 
urn trabalho Tecnico-Cientifico com o tema: PREJUIZO DAS DROGAS LiCITAS 
PARA POLICIA MILITAR DO PARANA. 

2. 0 desenvolvimento do tema, tern por objetivo levantar quantitativamente e 
qualitativamente os prejuizos causados para o gerenciamento da Corpora9ao pelo uso de 
drogas licitas ( alcoolismos e tabagismo) pelo PM, com o intuito de despertar a 
preocupa9ao do Comando da Policia para o problema. 

3. Visando a obten9ao de dados que certamente sao o fator preponderante para o 
exito do referido trabalho, tendo como amostra para pesquisa o "Comando do 
Policiamento da Capital (CPC)" no periodo compreendido do 2° semestre do anode 
2002 ate o 2° semestre do ano 2005, solicito-vos o seguinte: 

3 .1. A quanti dade de Policiais Militares afastados do servi9o, motivado pelos 
males causados pela drogas licitas; 

3 .2. A quanti dade de instaura9ao de procedimento ou processo administrativo, 
proveniente do comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.3. A quanti dade de san~oes disciplinares e exclusoes das fileiras da PMPR, 
causado pelo comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.4. A quantidade de Policiais Militares afastados do servi~o, motivado por 
san~oes disciplinares resultante de comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.5. A quanti dade do efetivo existente no Quadro Organizacional ano a ano, no 
periodo acima descrito. 

Para qualquer eventualidade ou esclarecimento, deixo o n° de telefone ( 41) 9925-
9480 ou E-mail: capgngomes@pop.com.br. 

Atenciosamente, 

Gilberta do N. Gomes, Capitao QOPM 
Oficial Aluno do CA0/2005 

Ao Sr. Comandante do Policiamento da Capital da PMPR 

BR-277, KM 72- GUATUPE- SAO JOSE DOS PINHAIS, PR- CEP 80.310-000 
Telefones: (041) 3382-3399, -Fac-simile: (041) 3382-2529 

11Policia Militar, 150 anos, sua prote~o eo nosso compromisso" 



POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

Of. n° 03/Circular- CAO Curitiba, 08 de Agosto de 2005. 

Sr. Comandante, 

1. Atraves do presente, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria que desenvolvo 
urn trabalho Tecnico-Cientifico com o tema: PREJUiZO DAS DROGAS LiCITAS 
PARA POLICIA MILITAR DO PARANA. 

2. 0 desenvolvimento do tema, tern por objetivo levantar quantitativamente e 
qualitativamente os prejuizos causados para o gerenciamento da Corpora~ao pelo uso de 
drogas licitas ( alcoolismos e tabagismo) pelo PM, com o intuito de despertar a 
preocupa~ao do Comando da Policia para o problema. 

3. Visando a obten~ao de dados que certamente sao o fator preponderante para o 
exito do referido trabalho, tendo como amostra para pesquisa o "Comando do 
Policiamento da Capital (CPC)" no periodo cotttpreendido do 2° semestre do anode 
2002 ate o 2° semestre do ano 2005, solicito-vos o seguinte: 

3 .1. A quanti dade de Policiais Militares afastados do servi~o, motivado pelos 
males causados pela drogas licitas; 

3 .2. A quanti dade de instaura~ao de procedimento ou processo administrativo, 
proveniente do comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.3. A quanti dade de san~oes disciplinares e exclusoes das fileiras da PMPR, 
causado pelo comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.4. A quantidade de Policiais Militares afastados do servi~o, motivado por 
san~oes disciplinares resultante de comportamento dos usuarios de drogas licitas; 

3.5. A quanti dade do efetivo existente no Quadro Organizacional ano a ano, no 
periodo acima descrito. 

Para qualquer eventualidade ou esclarecimento, deixo o n° de telefone ( 41) 9925-
9480 ou E-mail: capgngomes@pop.com.br. 

Atenciosamente, 

Gilberte do N. Gomes, Capitao QOPM 
Oficial Aluno do CA0/2005 

Aos Senhores Comandantes do 12° BPM, 13° BPM, 17° BPM, RPMon, BPTran, 
BPGd, Cia P Choq e Cia P Gd Ind. 

BR-277, KM 72. GUATUPE ·SAO JOSE DOS PINHAIS, PR • CEP 80.310-000 
Telefones: (041) 3382-3399, - Fac-sfmile: (041) 3382-2529 

11Policia Militar, 150 anos, sua prote~ao eo nosso compromisso" 



POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

FORMULARIO DE PESQUISA 

1. INSTRU~AO PARA PREENCHIMENTO: 

1.1. Preencha abaixo a data e honirio da pesquisa. 

Data da pesquisa: __ / __ /2005 Horario: --

1.2. Conforme a rela9ao abaixo, assinale com urn "X" a autoridade a ser pesquisada no 
dia em pauta: 

( ) Comandante Geral da PMPR 
( ) Chefe do Estado Maior da PMPR 
( ) Comandante do Policiamento do Interior 
( ) Comandante do Policiamento da Capital 
( ) Comandante do Corpo de Bombeiros 
( ) Diretor de Pessoal da PMPR 

( ) Diretor de Ensino 
( ) Diretor de Saude 
( ) Chefe da PM/1 
( ) Chefe da PM/3 
( ) Chefe do SAS/DP 
( ) Chefe da SJD/DP 

1.3. Explique ao pesquisado o objetivo da pesquisa: levan tar os prejuizos causados para o 
gerenciamento da Corpora9ao pelo uso de drogas licitas (alcoolismo e tabagismo) pelo 
PM. 
1.4. Quanto ao questionario, fa9a a pergunta direta, esclarecendo se necessario alguma 
duvida de interpreta9ao, marcando na sequencia com urn "X" a resposta do pesquisado 
ou a que mais corresponda com sua opiniio. 

QUESTIONARIO PARA PESQUISA 

01. No decorrer de sua carreira, ja teve que administrar problema com pessoal causado 
pelo uso de drogas licitas? 

( ) SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

03. Os males causados pela drogas licitas, provoca afastamento do PM ao servi9o por 
problema de saude? 

( )SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

04. 0 afastamento do servi9o por problema de saude, causado pelo uso drogas licitas, 
provoca sobrecarga de outros, que terao que cobrir aquela lacuna? 

( )SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

BR-277, KM 72- GUATUPE- SAO JOSE DOS PINHAIS, PR- CEP 80.310-000 
Telefones: (041) 3382-3399, -Fac-simile: (041) 3382-2529 

"Policia Militar, 150 anos, sua protegao eo nosso compromisso" 



POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

, Continua~ao do Questionario 

05. 0 afastamento do PM do servi~o, e a substitui~ao deste, minimiza os recursos 
humanos para execu~ao da atividade policial? 

( ) SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

06. 0 comportamento dos usuarios de drogas licitas, provoca instaura~ao de 
procedimento ou processo administrativo . na PM? 

( )SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

07. A instaura~ao de procedimento ou processo administrativo na PM, causados pelo 
comportamento dos usuarios de drogas licitas, provoca dispendio de pessoal para apurar 
responsabilidade administrativa? 

( ) SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

08. Os procedimentos ou processos administrativos instaurados pelo comportamento dos 
usuarios de drogas licitas, podem resultar san~oes disciplinares ou ate exclusao das 
fileiras da PMPR? 

( ) SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

09. 0 afastamento do PM do servi~o para responder procedimento ou processo 
administrativo ou mesmo cumprir san~oes disciplinares proveniente do comportamento 
pelo uso de drogas licitas, bern como, o pessoal para proceder os mesmos, minimiza os 
recursos humanos para execu~ao da atividade policial? 

( ) SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

10. 0 problema com pessoal causado pelo uso drogas licitas, resulta prejuizos para o 
comando nos setores administrativo e operacional? 

( ) SIM ( )NAO ( )NAO SEI 

BR-277, KM 72- GUATUPE- SAO JOSE DOS PINHAIS, PR- CEP 80.310-000 
Telefones: (041) 3382-3399, -Fac-simile: (041) 3382-2529 

"Policia Militar, 150 anos, sua prote~ao eo nosso compromisso" 


