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RESUMO 

Titulo: Programa de Forma<;ao e Especializa<;ao para Pra<;as do Corpo de 
Bombeiros. 
Autor: Cap. QOBM Gabriel Mocellin Junior 
Orientadora de metodologia: ProF o,-a Helena de Fatima Nunes Silva. 
Orientador de conteudo: Major QOPM Antonio Carlos do Carma. 

A presente monografia visa apresentar os atuais curriculos dos curses de forma<;ao 
e especializa<;ao do Pra<;a Bombeiro-Militar do Estado do Parana e proper, diante da 
legisla<;ao pertinente, readequa<;ao com aspectos na objetividade profissional, 
progressividade do conhecimento, economia e atual necessidade institucional, bern 
como, integrar-se com maier afinidade a Matriz Curricular Nacional, proposta pela 
Secretaria Nacional de Seguran<;a Publica. Para tanto, realizou-se pesquisa 
qualitativa com base na evolu<;ao dos curriculos dos Pra<;as Bombeiros-Militares, na 
legisla<;ao pertinente e nos trabalhos ja realizados sabre o assunto. Assim, a partir 
das necessidades da atividade e peculiares do Bombeiro-Militar, foi proposta 
sensivel altera<;ao nos curriculos de forma<;ao e especializa<;ao do Soldado ao 
Sargento. Alem disso, sugere-se a necessidade de ser designada uma comissao 
composta por pessoas afetas as areas do conhecimento e atividade profissional, 
para que seja entao implantada uma Diretriz Pedag6gica. Propoe-se ainda que essa 
comissao seja responsavel pela analise da evolu<;ao social, politica e economica do 
Estado, a fim de buscar a orienta<;ao e idealiza<;ao de urn processo de re
estrutura<;ao do ensino de forma eficiente, capaz de atender bern a comunidade 
dentro de suas necessidades. Desta forma, que haja constante avalia<;ao per todos 
os envolvidos, sabre a forma de como esta se portando este processo de forma<;ao e 
especializa<;ao da Corpora<;ao Bombeiro-Militar. 

Palavras-chave: Curricula, Pra<;a Bombeiro-Militar, Forma<;ao e Especializa<;ao. 
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1 INTRODUCAO 

Diante da globaliza<;ao atual, empresas e institui<;oes, publicas ou privadas, 

nao podem se permitir ficar na esperan<;a de que as mudan<;as necessarias para 

suas existencias sejam trazidas pelo publico que as procuram. 

Neste aspecto, entende-se que urn dos fatores primordiais de moderniza<;ao e 

evolu<;ao e o investimento e especializac;ao dos recursos humanos, vista que toda 

empresa almeja ter profissionais cada vez melhor preparados, a fim de atender suas 

necessidades. 

Desta forma, a corpora<;ao Corpo de Bombeiros tambem atua na busca da 

melhor forma<;ao e especializa<;ao de seus funcionarios - o Bombeiro-Militar, 

contudo, sente a necessidade cada vez maior de te-lo produzindo em prol da 

sociedade, ao inves de mante-lo constantemente em salas de aula. 

Sob tal 6tica, faz-se necessaria urn estudo e fim de que seja proposta uma 

melhoria no programa de forma<;ao e especializa<;ao do Pra<;a Bombeiro-Militar. 

1 .1 Abordagem geral do problema 

0 Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do Parana, lnstitui<;ao quase 

centenaria e permanente, baseada na hierarquia e disciplina, tern par encargo 

constitucional, alem das atribui<;oes definidas em lei, a execu<;ao de atividades de 

defesa civil, preven<;ao e combate a incendios, buscas, salvamentos e socorros 

publicos, 
1 

devendo manter sua capacidade de resposta as necessidades da 

popula<;ao, principalmente, no tocante a garantia da vida e prote<;ao de bens. 

1 Constitui«;ao Estadual - DA SEGURAN<;A PUBLICA 

Art. 48. A Policia Militar, for«;a estadual, institui«;ao permanente e regular, organizada com base na 
hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preserva«;ao da ordem publica, a 
execu~o de atividades de defesa civil, preven«;ao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbana e rodoviario, de florestas e de mananciais, alem 
de outras formas e fun«;oes definidas em lei. 
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Esteirando nas suas responsabilidades constitucionais, a institui<;ao deve 

recrutar, selecionar, formar e especializar seus recursos humanos, devendo ainda 

instruir e mante-los atualizados permanentemente, objetivando aprimorar sua 

presta<;ao de servi<;os a sociedade. 

Vive-se em uma epoca de constantes mudan<;as inter e intra-organizacionais , 

em que as necessidades das pessoas se alteram com a renova<;ao tecnol6gica e 

mudan<;a de costumes, sempre motivadas per uma concorn3ncia avassaladora. 

Sob tal aspecto, o Corpo de Bombeiros deve trilhar para alcan<;ar a 

excelencia da qualidade em seu trabalho, com questionamento permanente de todas 

as suas a<;oes em busca da inova<;ao e melhoria na qualidade de atua<;ao. 

Neste contexte, os recursos existentes, tanto materiais como humanos, 

devem ser sistematicamente utilizados, com criterios tecnicos que potencializem a 

sua aplicabilidade, objetivando o aproveitamento maximo para garantir a execu<;ao 

da atividade constitucional do Corpo de Bombeiros. 

Na area do ensino, observa-se a realiza<;ao das atividades escolares, 

docentes e discentes, feitas de formas tradicionais, presenciais, mantendo padroes 

que ha muito tempo foram rigidamente constitufdos, tornando a estrutura pesada. 

Neste case a distancia, aliada ao tempo de dura<;ao des curses de forma<;ao e 

especializa<;ao, custos com alojamentos, alimenta<;ao e infra-estrutura administrativa, 

oneram consideravelmente os cofres publicos. 

A forma como estao sendo conduzidos o ensino e a pesquisa, 

compreendendo suas varias modalidades, torna diffcil operar sistemas de 

treinamento (especializa<;ao) que possam envolver urn numero maier de Bombeiros

Militares. 

Os curses, per sua vez, em sua maioria, sao realizados no CEI - Centro de 

Ensino e lnstru<;ao do Corpo de Bombeiros, cuja capacidade instalada impoe limites. 

0 mundo moderno e competitive e dinamico. Qualquer pessoa, em qualquer 

fun<;ao ou profissao, deve estudar e atualizar-se o tempo todo. Neste aspecto, 
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observa-se que as atividades de ensino, no CB, envolvem grandes gastos 

financeiros com instrutores, deslocamentos de alunos e perda de precioso tempo. 

Hoje, se uma empresa dispoe de urn funcionario, em qualquer nivel, por urn 

Iongo periodo Ionge dela, e muito provavel que este funcionario ou a vaga que 

ocupa seja dispensavel. 

Fica a indaga9ao quanta ao que dizer do CB quando realiza cursos, 

principalmente os de especializa9ao, com longa dura9ao, retirando os pra9as e 

graduados (Soldados, Cabos e Sargentos) de suas atividades diarias, junto as 

unidades, subunidades e se9oes. 

Certamente pensando nestas preocupa96es, hoje podemos contar com a 

Matriz Curricular Nacional (MCN), apresentada pela Secretaria Nacional de 

Seguran9a Publica (SENASP), a qual em conjunto com Estados da Federa9ao 

articulou e implementou o Sistema Onico de Seguran9a Publica provocando 

importantes mudan9as na formula9ao das politicas orientadoras da forma9ao, do 

desenvolvimento profissional e da educa9ao permanente de seus profissionais. 0 

objetivo e criar o desenho de uma malha curricular que possibilite o desenvolvimento 

critico e reflexive no processo de forma9ao dos profissionais de Seguran9a Publica. 

Neste contexte, surge a pergunta quanta a maneira com que o CB vern 

desenvolvendo o ensino, se sera capaz de atender a maioria dos bombeiros em 

todas as areas de atividade com a mais alta qualidade e baixos custos, como 

exigemcia dos tempos modernos. 

Diante do exposto, o presente trabalho pretende apresentar uma nova 

proposta de programa de forma9ao e especializa9ao dos Pra9as Bombeiros-Militares 

do Parana, propondo adequa9oes as exigencias profissionais. 
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1.2 Justificativa 

0 presente trabalho visa apresentar urn programa curricular para os cursos de 

forma<;ao e especializa<;ao para os Pra<;as Bombeiros-Militares. Neste ambito, deve 

ser dada enfase na manuten<;ao da objetividade dos conhecimentos a serem 

ministrados, mantendo-se isso para a area de atua<;ao a ser desempenhada pelo 

profissional bombeiro, aliado ao necessaria aumento da oferta de oportunidades 

para ascensao na carreira militar, diante da maior quantidade de cursos voltados a 
forma<;ao e especializa<;ao da tropa BM, uma melhor otimiza<;ao do efetivo do Corpo 

de Bombeiros e menor gasto financeiro por parte do Estado, na forma<;ao e 

especializa<;ao do Pra<;a Bombeiro-Militar. 

Anualmente o Corpo de Bombeiros, por meio do CEI, propoe a realiza<;ao de 

varios cursos de forma<;ao e especializa<;ao, conforme a necessidade de 

preenchimento das vagas existentes no quadro de "Pra<;as Bombeiro-Militar", bern 

como pela necessidade de especializar o efetivo nas diversas areas de atua<;ao 

operacional, diante do que, programam-se anualmente os seguintes cursos: 

• Forma<;ao: Curso de Forma<;ao de Sargentos - CFS, Curso de Forma<;ao 

de Cabos - CFC e Curso de Forma<;ao de Soldados - CFSd; 

• Especializa<;ao: Socorristas, Guarda-Vidas, Combate a lncendios 

Florestais, Condutor de Viaturas e Curso de Opera<;oes de Busca e 

Salvamento. 

Apesar da oferta, e de conhecimento que nao se consegue a realiza<;ao de 

todos os cursos programados e necessaries para a corpora<;ao, devido ao exiguo 

espa<;o de tempo que resta durante o ano entre urn curso e outro. Para que seja 

possivel a conclusao de tal programa<;ao, nao obstante, ha a necessidade de 

realizar novas cursos (Mergulhador, Gestores de Bombeiros Comunitarios e 

Emergencias com Produtos Perigosos) e nao apresentar calendario para tais 

realiza<;oes. 

Partindo da mesma premissa, constata-se que o conteudo programatico dos 

cursos de forma<;ao e especializa<;ao, ora assemelha-se em niveis diferentes de 
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forma<;ao, ora tornam-se repetitivos ou desnecessarios em nivel de especializa<;ao. 

Por serem programas longos e desestimulantes para alunos e instrutores, ha a 

necessidade que os mesmos sejam revisados, melhorados e atualizados. 

Este estudo justifica-se especialmente pela relevancia e importancia tematica 

da readequa<;ao dos programas de forma<;ao e especializa<;ao do Pra<;a Bombeiro

Militar. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Apresentar proposta para readequa<;ao dos programas dos curses de 

forma<;ao e especializa<;ao destinados aos Pra<;as Bombeiros-Militares. 

1.3.2 Objetivos especificos 

a) Analisar os atuais programas dos curses de forma<;ao e especializa<;ao do 

Pra<;a Bombeiro-Militar. 

b) Proper altera<;oes dos atuais curriculos, objetivando urn ensino com 

conhecimentos a serem transmitidos de forma progressiva e em consonancia 

com a Matriz Curricular Nacional para os profissionais de seguran<;a publica. 

c) Apresentar de que maneira, a proposta de altera<;ao nos programas dos 

curses de forma<;ao e especializa<;ao, direcionados aos Pra<;as Bombeiros

Militares, pode oportunizar aumento da oferta e abertura de novos curses de 

especializa<;ao necessaries na corpora<;ao Bombeiro Militar. 
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2 BREVE HISTORICO, LEGISLACAO E CURRiCULOS VIGENTES 

2.1 Breve hist6rico 

Tiveram inicio os servi<;os contra incendios, em Curitiba, com uma sociedade 

de bombeiros voluntarios, nos mesmos moldes da existente em Joinvile na epoca. 

Era a "SOCIEDADE TEUTO-BRASILEIRA DE BOMBEIROS - VOLUNTARIOS", 

fundada em 1897. Visava satisfazer premente necessidade do meio curitibano, 

tendo carater supletivo, pois em virtude dos reduzidos recursos financeiros dos 

governos do Estado e do Municipio nao lhes permitiam organizar urn departamento 

contra o fogo, mantendo - Corpora<;ao de Bombeiros. E a esta lhe dar 

aparelhamento que a capacitasse, tecnicamente, ao completo desempenho de suas 

fun<;oes preventivas e combativas. 

A simpatica associa<;ao, por disposi<;oes estatutarias, destinava-se "a oferecer 

voluntariamente e na possibilidade dos seus recursos os meios para a extin<;ao de 

incendios, evitar sua propaga<;ao aos predios vizinhos aos sinistros e promover a 

salva<;ao fisica e material dos que fossem vitimados por esse elemento destruidor 

que e 0 fogo". 

Foi possivel, com as doa<;oes espontaneamente feitas, dotar de material e 

uniformes o CB Voluntario de Curitiba. Havia carros (a tra<;ao era executada pelos 

pr6prios bombeiros, na falta de animais), escadas, mangueiras e pequena bomba. 

Nomeados pelo Governo Estadual, em 16 de abril de 1912, partiram com 

destino ao Rio de Janeiro, constituidos em comissao, para participar no Corpo de 

Bombeiros da Capital da Republica, o Major FABRICIANO DO REGO BARROS, o 

Alferes SILVIO VAN ERVEN eo Alferes URIAS PIO MARTINS. 

0 Comandante REGO BARROS, durante seu estagio no Corpo de Bombeiros 

do Distrito Federal, era avisado dos freqOentes grandes incendios ocorridos no Rio, 

assistindo a todas as opera<;oes a titulo de observa<;ao e estudos. 

Os Alferes SILVIO VAN ERVEN e URIAS "corriam" como auxiliares do 

comando das 2as bombas da 1a prontidao (compunha-se de duas bombas cada 
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socorro, da esta<;ao central). Ap6s dais meses de estagio, os citados oficiais, 

perfeitamente adaptados, passaram a comandar as 2as bombas. 

Retornaram ao Parana, em julho de 1912, o Major FABRICIANO e o Alferes 

URIAS, permanecendo no Corpo de Bombeiros da Capital Federal o Alferes VAN 

ERVEN, objetivando ampliar os seus conhecimentos da organiza<;ao dos servi<;os e 

instru<;ao tecnica. 

Em 1931, cogitou-se sabre a prepara<;ao de oficiais com bases cientfficas. 

0 dominic das bases cientificas da profissao e urn seguro conhecimento dos 

fundamentos te6ricos da atividade essenciais do CB no seu aspecto diretivo, isto e, 

dos elementos causais de sua existencia, constitui base ideal para todo o bombeiro 

autentico. 

A teoria do fogo e seu campo de a<;ao, a pesquisa em pirologia e o conjunto 

de processes hodiernos no combate ao fogo bern como os sistemas preventives sao 

preocupa<;oes constantes do diretor dos servi<;os a altura de sua responsabilidade 

par vidas e patrimonies alheios, cuja amea<;a em sinistro lhe sao ocasioes de 

socorro imediato. 

Urn "Curso Superior de Bombeiros" julgavam os mentores da Corpora<;ao. 

Pensaram os mentores da corpora<;ao em 1931 - seria a pedra angular da 

valoriza<;ao cultural e profissional da unidade de salva<;ao publica. Esteve Ionge de 

ser dificil funda-lo: houve oferta verbal de professores, entre diplomados ilustres 

(como par exemplo, do consagrado intelectual engenheiro Davi Carneiro) e havia em 

Curitiba, cidade universitaria e bern industrializada, toda a facilidade no referente a 
parte pratica e experimental. Existia na capital paranaense, na epoca, laborat6rio 

bern equipado de quimica aplicada, gabinetes de fisica superior, acessiveis a turma 

de alunos. Escola de Engenharia, a Faculdade de Ciencias, o Institute de Quimica 

Industrial, a Escola Superior de Agricultura para o estudo da toxidade do fogo em 

mato, par exemplo, os laboratories da Policia Tecnica (pericia e causalidade), as 

oficinas ferroviarias, enfim, o Institute de Pesquisas Tecnol6gicas, que expressa 

extensao universitaria. Nao se negariam, no interesse coletivo, esses notaveis 
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estabelecimentos, em abrir suas portas aos oficiais-alunos do "Curse Superior de 

Bombeiros" o "Curse Especial de Oficiais Bombeiros". 

Pensaram assim os dirigentes dos soldados do fogo em 1931. 

A revolu<;ao constitucionalista de 1932 porem, distraindo a aten<;ao do 

comando para a luta armada em territ6rio do Estado, transferiu para o futuro, a 

cria<;ao de tao necessaria centro de cultura profissional. Aplicaria o CB seus 

conhecimentos militares em linhas de frente. 

Adiante na hist6ria da aquisi<;ao do conhecimento, oficiava o comando do CB, 

em 31 de mar<;o de 1947, ao Cel. Adalberto P. da Rocha Moreira, Cmt do CBDF, 

solicitando os programas do Curse de Forma<;ao de Oficiais daquela corpora<;ao. 

Consultava, outrossim, a possibilidade de sargentos do nosso CB, nas condi<;oes 

exig idas, nele se matricularem. 

0 entao 1° Sgt JOAO RIBEIRO, possuidor do curse secundario, seguiu em 

fevereiro de 1950 para o Rio, em cujo CB fez o curse de sargentos, com a dura<;ao 

de urn a no. Constava do "curriculum", alem de materias profissionais, o estudo da 

fisica, da quimica, da hidraulica e contabilidade militar. 

Complete o curse de prepara<;ao ao oficialato especializado, retornou a sua 

corpora<;ao de origem. lngressou, entao, no Centro de Prepara<;ao da Policia Militar 

do Estado, sendo ap6s a conclusao do curso-estagio declarado Aspirante-a-Oficial 

Combatente. 

Seguiu novamente, acompanhado de mais dais sargentos, para fazerem o 

curse referente as suas gradua<;oes, para o Rio de Janeiro, diplomando-se 

distintamente pela Escola de Oficiais do CBDF. 

Foi o tenente JOAO RIBEIRO, entao diretor da lnstru<;ao de Bombeiros em 

sua Unidade. Formou-se assim, bombeiro perfeito, dignificando o posto que lhe 

confiou o Estado do Parana. 

Quanta do inicio da forma<;ao dos Pra<;as da corpora<;ao, observa-se o 

registro da Ordem do Dia N° 2, de 09 Out. 1.912, na qual foram incluidos os 

primeiros cinco individuos, na condi<;ao de Pra<;as voluntaries par tres anos, em 
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virtude de terem sido julgados aptos para o servi90 de bombeiros, conforme 

inspe9ao de saude realizada pelo Major Medico Doutor Rodolpho Antonio Lemos. 

Mais tarde, conforme registrado na Ordem do Dia N° 9, de 17 Out. 1.912, 

foram incluidos mais sete individuos nas mesmas condi9oes e formalidades. 

Diante das condi9oes intelectuais e culturais dos incluidos voluntariamente a 
epoca, foi criada na corpora9ao em 16 Jun. 1.913 a Escola Regimental, com a 

finalidade de aperfei9oar a cultura e instru9ao das Pra9as, sendo designado como 

diretor de ensino o tenente da respectiva companhia, deixando-se claro que o 

mesmo nao teria direito a remunera9ao alguma. Deveriam ser compostas turmas de 

vinte alunos em que os Pra9as nao graduados seriam matriculados 

compulsoriamente, sendo o curso composto por tres series, apresentando no 

conteudo materias como: leitura e escrita, leitura corrente, c6pia e ditado de trechos 

faceis, forma9ao da tabuada de multiplicar e dividir, no9oes elementares de 

gramatica portuguesa etc. 

Desta forma, houve necessidade de cria9ao dos cursos de forma9ao para as 

demais gradua9oes (cabos e sargentos), os quais tiveram seus programas montados 

conforme as adversidades apresentadas pelas cidades, materiais, equipamentos e 

principalmente os recursos humanos disponiveis na epoca. 

Nao obstante, constata-se que desde os prim6rdios da corpora9ao Bombeiro

Militar, existe uma busca constante na especializa9ao do profissional bombeiro, visto 

que, em 27 Jan. 1955, fez-se publicar na Ordem do Dia N° 21, a seguinte 

men sag em: 

LE DEFI 

Fica instituido neste CB o trofeu LE DEFI (o desafio) destinado a esco/as de 

recrutas, o qual sera conferido ao Sd melhor classificado em cada turma, em carater 

transit6rio, devendo ser entregue com so/enidade para tal fim. 

Em conseqOencia o chefe do almoxarifado, fac;a carga do referido trofeu na 

sa/a de instruc;oes, devendo esta sec;ao estabe/ecer urn local para que fique sob as 



22 

vistas das prac;as - a tim de servir de estimulo aos demais componentes desta 

corporac;ao. 

Da mesma forma, observou-se uma busca pela especializac;ao por meio dos 

cursos de especializac;ao criados para atender as necessidades da instituic;ao em se 

ter o bombeiro aprimorado, como foi o caso da criac;ao do curso de formac;ao de 

Guarda-Vidas e Prevenc;ao e Combate a lncendios Florestais, na decada de 60. 

2.2 A legislac;ao de ensino na corporac;ao 

Assim como todas as areas de uma sociedade democratica, o ensino nas 

instituic;oes militares tambem e regido por Leis, Decretos, Diretrizes e Normas que 

estabelecem as bases para o planejamento da construc;ao do conhecimento, 

desenvolvimento de habilidades e fortalecimento de atitudes para agir sobre o 

presentee futuro dos profissionais de seguranc;a. 

No caso especffico do "Programa de formac;ao e especializac;ao do Prac;a 

Bombeiro-Militar", tem-se como documento norteador do ensino a Diretriz Geral de 

Ensino, a qual e editada pela Diretoria de Ensino da PMPR, em que temos como 

legislac;ao balizadora: 

• Legislac;ao Federal 

a) Leis: 

b) Decretos: 

Lei No 9.394, de 20 de dezembro de 1.996- Lei de Diretrizes e Bases 
da Educa<;ao Nacional. 

Art. 83 - o ensino militar e regulado em lei especifica, admitida a 
equivalemcia de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 
sistemas de ensino. 

Decreta-Lei N° 667, de 02 de julho de 1.969, com suas altera<;oes, 
que reorganiza as Policias Militares e os Corpo de Bombeiros 
Militares e da outras providemcias; 



23 

Art. 13 - A instru9ao das Policias Militares sera, fiscalizada e 
controlada pelo Ministerio do Exercito, atraves do Estado-Maior do 
Exercito, na forma deste Decreta-Lei. 

Art. 26 - Competira ao Poder Executive, mediante proposta do 
Ministerio do Exercito, declarar a condi9ao de "militar"e, assim, 
considera-los reservas do Exercito, aos Corpos de Bombeiros dos 
Estados, municfpios, Territories e Distrito Federal. 

Paragrafo unico. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ao as 
disposi96es contidas neste Decreta-Lei. 

c) Normatizayao pertinente: 

• Matriz Curricular Nacional (MCN). 

0 Ministerio da Justiya, por meio da Secretaria Nacional de Seguranya 

Publica- SENASP, elaborou em 2003 a Matriz Curricular Nacional com objetivo de 

nortear as ayoes formativas para os profissionais da area de seguranya publica. 

Os currfculos e programas das atividades formativas devem ser compostos 

por urn nucleo comum (basico) e uma parte especffica. 

0 nucleo comum recomendado pelo Ministerio da Justiya, por intermedio da 

Secretaria Nacional de Seguranya Publica, de acordo com o documento da Matriz 

Curricular Nacional, e composto por disciplinas que congreguem conteudos 

conceituais, procedimentais (habilidades tecnicas, administrativas, interpessoais, 

polfticas e conceituais) e comportamentais, cujo objetivo e a garantia de unidade de 

pensamento e ayao dos profissionais da area de seguranya publica. 

A parte especffica devera ser elaborada pela equipe de supervisao integrada 

de cada Estado em conjunto com as instituiyoes envolvidas, observados os perfis 

profissiograficos e as competencias e habilidades existentes na Classificayao 

Brasileira de Ocupayoes- CBO. 

Os pianos de materia das disciplinas, anexos aos currfculos dos diferentes 

cursos, devem canter os objetivos educacionais a serem alcanyados, a justificativa, 

os conteudos programaticos, as cargas horarias previstas, a frequencia minima 

exigida de 75% (setenta e cinco por cento), as praticas didaticas a serem adotadas, 

bern como a descriyao do processo e instrumentos de avaliayao. 
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MALHA CURRICULAR - termo que vern sendo utilizado para substituir 

GRADE CURRICULAR. Na palavra "malha" esta contida a representac;ao das 

disciplinas dispostas sabre alga flexfvel e maleavel que possibilita diversas 

articulac;oes entre elas. 

Com este material na mao, o grupo de trabalho elaborou a primeira versao da 

malha curricular, mapeando tambem as competencias (cognitivas, operativas e 

comportamentais) para cada uma das disciplinas propostas. 

QUADRO 1 - COMPETENCIAS DA MATRIZ CURRICULAR NACIONAL 

Competlmcias 

Cognitivas 

Competencias 

Operativas 

Competencias 

Comportamentais 

• Descrever o sistema de • Demonstrar controle • Manter-se atualizado. 

Seguranc;a Publica. 

• Compreender a • 

necessidade de uma 

gestao integrada e • 

emocional. 

Dominar tecnicas de 

primeiros socorros. 

Transmitir mensagens 

• Manter etica 

profissional. 

• Cumprir normas e 

regulamentos internes. 

comunitaria do sistema via radio. • Agir com civilidade e 

de seguranc;a publica. • Selecionar respeito. 

• Descrever o papel da equipamento de acordo • Demonstrar 

instituic;ao a que com o tipo de desenvoltura. 

pertence dentro do ocorrencia. • Demonstrar coragem. 

sistema de seguranc;a • Usar equipamento de • Manter boa 

publica. protec;ao individual. apresentac;ao. 

• Estabelecer urn • Praticar exercfcios • Agir com born sensa. 

panorama sabre o ffsicos. 

sistema jurfdico vigente • lsolar local. 

no pals, • 

essencialmente o que e 

pertinente aos ramos • 

do direito aplicaveis a • 
atuac;ao do profissional 

de seguranc;a publica. 

Prever socorro de 

vftimas. 

Elaborar relat6rios. 

Cumprir determinac;oes 

judiciais. 

FONTE: Matnz Curncular Nac1onal - SENASP 

• Agir com iniciativa. 

• Agir imparcialmente. 
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a) Leis: 

Lei N° 1.943, de 23 de junho de 1.954- C6digo da Policia Militar do 
Estado do Parana: 

Art. 43 - os cursos da Corporac;:ao sao os seguintes: 

Curso de Formayao de Oficiais Combatentes; 

Curso de Aperfeic;:oamento de Oficiais; 

Curso de Equitac;:ao; 

Curso de Graduados Combatentes; e 

Curso de Qualificac;:ao de Soldados e Graduados. 

§ 2° - Os cursos de qualificayao de soldados e graduados sao os 
necessaries ao preenchimento das vagas existentes na Corporac;:ao. 

Lei No 5.940, de 08 de maio de 1.969 e suas alterac;:oes - Dispoe 
sabre promoc;:ao de Prac;:as: 

Art. 25 - Constitui requisite basico para ingresso do Sargento em 
quadro de aceso: 

I - ... 

II- possuir o Curso de aperfeic;:oamento de Sargentos ou equivalente, 
realizado na Corporac;:ao ou em outra Polfcia Militar, para promoc;:ao a 
1° Sargento ou Subtenente; 

Ill - possuir Curso de Formac;:ao de Sargento ou equivalente, 
realizado na Corporac;:ao, para promoc;:ao a 2° Sargento. 

Art. 35 - Contagem de pontos e o processo atraves do qual a 
Comissao afere as qualidades marais, profissionais, intelectuais e 
outros fatores que a conduza a estabelecer graus justos e 
equilibrados, com referencia ao merecimento ou nao do Sargento. 

Art. 36 - sao registrados na ficha de merecimento pontos positives 
pelos seguintes motivos: 

IV- Cursos: 

a) Formayao de Sargentos realizados na corporac;:ao, pontos positives 
iguais ao grau de termino do curso para o acesso ate 2° Sargento; 

b) Aperfeic;:oamento de Sargentos ou equivalente, pontos positives 
iguais ao grau de termino do curso para o acesso ate Subtenente. 
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V- Cursos de Especializac;ao - de interesse policial militar: 

de durac;ao superior a 6 (seis) meses, tres pontos; 

de durac;ao superior a 3 (tres) e inferior a 6 (seis) meses, dois pontos; 

de durac;ao superior a 1 (um) e inferior a 3 (tres) meses, um ponto; 

de durac;ao ate 1 (um) mes, % (meio) ponto. 

Lei W 6.417, de 03 Jul. 1.973 - Dispoe sabre o C6digo de 
Vencimentos da Policia Militar do Estado do Parana. 

Art. 21 -A gratificayao de funyao policial militar e devida ao policial
militar pelos cursos realizados com aproveitamento em qualquer 
posto ou graduac;ao, e equivalente aos seguintes percentuais de 
calculos sabre o soldo: 

5) 35% (trinta e cinco por cento) do soldo: Curso de Aperfeic;oamento 
de Sargentos ou equivalente; 

6) 30% (trinta por cento) do soldo: Curso de Especializac;ao de 
Sargento ou equivalente; 

7) 25% (vinte e cinco por cento) do soldo: Curso de Formayao de 
Sargentos; Curso de Especializac;ao de Prac;as de Graduac;ao inferior 
a Terceiro Sargento; 

8) 10% {dez por cento) do soldo: Curso de Formayao de Cabos ou 
Sold ados. 

§ 2°- Somente os Cursos com durac;ao igual ou superior a 4 (quatro) 
meses, realizados no Pais ou no exterior, sao computados para 
efeitos deste artigo. 

§ 3° - Ao policial-militar que possuir mais de 1 (um) curso, somente 
sera atribuida a gratificac;ao de maior valor. 

Lei No 6.774, de 08 de janeiro de 1.976 - Dispoe sabre a 
Organizac;ao Basica da policia Militar do Parana. 

Art. 14 - A Diretoria de Ensino e o 6rgao de direyao setorial do 
sistema de Ensino. lncumbe-se do planejamento, coordenac;ao, 
fiscalizac;ao e controle das atividades de formac;ao, aperfeic;oamento e 
especializac;ao de oficiais e Prac;as da poll cia Militar. 

Art. 40 - 0 Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de direc;ao, 
6rgaos de apoio e 6rgaos de execuc;ao. 

Art. 42 - Os 6rgaos de apoio do Corpo de Bombeiros compreendem: 

I - ... 
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II -Centro de Ensino e lnstruc;:ao (CEI). 

Art. 44 - 0 Centro de Ensino e lnstruc;:ao e o 6rgao incumbido da 
formac;:ao tecnica, da instruc;:ao de manutenc;:ao e atualizac;:ao da tropa, 
bem como do atendimento da formac;:ao de pessoal civil para atuac;:ao 
na area preventiva contra incendios. 

b) Decretos: 

Decreta No 4.509, de 21 de outubro de 1.961, com suas alterac;:oes
aprova o Regulamento do Centro de Formac;:ao e Aperfeic;:oamento 
(RFCA), regula o Curso de Aperfeic;:oamento de Oficiais, alterado pelo 
Decreta No 1.701, de 15 de marc;:o de 1.976, pelo Decreta W 1.950, 
de 21 de dezembro de 1.992 e pelo Decreta No 1.080, de 14 de abril 
de 2.003 e regula o Curso de Formac;:ao de Oficiais (CFO), Sargentos, 
Cabos e Soldados; 

Art. 35 - As Unidades Escolares de que trata o presente regulamento 
compor-se-a das Diferentes Escolas e Curses de conformidade com o 
item II do art. 4° e terao a seguinte durac;:ao respectivamente: 

5) Escola de Sargentos- 8 meses; 

6) Escola de Cabos - 5 meses; 

8) Escola de soldados - 6 meses. 

Art. 180 
seguinte: 

na Escola de Sargentos, o curricula escolar sera o 

INSTRU<;AO BASICA FUNDAMENTAL 

1°- Portugues; 

2° - Aritmetica; 

3° - Geografia do Parana; 

4° - Hist6ria do Parana; 

5° - Datilografia; 

INSTRU<;AO MILITAR 

6°- Armamento e Material de tiro; 

7°- lnfantaria (Ordem Unida e Maneabilidade, ate Pelotao); 

8°- Cavalaria (Ordem Unida ape e a cavalo); 

9°- Educac;:ao Fisica (Ginastica, jogos e Defesa Pessoal); 

10°- Educac;:ao Moral, Social e Civica; 

11° -lnstruc;:ao Geral; 



12°- Legisla<;ao e Escritura<;ao Militar; 

13°- Topografia Militar (no<;oes elementares); 

14°- Higiene e Socarras de Urgemcia. 

INSTRU(::AO BASICA PROFISSIONAL 

15° - I nstru<;ao Policial; 

16°- Pratica do lnquerito Policial e do Processo Contravencional; 

17°- Direito Penal (no<;oes elementares); 

18° -lnvestiga<;ao Policial (no<;oes elementares); 

19°- lnstru<;ao Tecnica e Tatica de Bombeiros. 

Art. 187 - Na Escola de Cabos, o curricula escolar sera o seguinte: 

INSTRU(::AO BASICA FUNDAMENTAL 

1 o - Portugues; 

2° - Aritmetica; 

3° - Geografia do Parana e do Brasil; 

4°- Hist6ria do Parana e do Brasil; 

INSTRU(::AO MILITAR 

5° - Educa<;ao Moral, Social e Civica; 

6°- lnstru<;ao Geral; 

7° - Legisla<;ao e Escritura<;ao Militar; 

8°- Armamento e tiro; 

9°- Observa<;oes e lnforma<;oes; 

10° -lnfantaria (Ordem Unida e Maneabilidade); 

11°- Cavalaria (Ordem Unida ape e a cavalo); 

12°- Educa<;ao Fisica (Ginastica, jogos e Defesa Pessoal); 

13°- Topografia (no<;oes); 

INSTRU(::AO BASICA PROFISSIONAL 

14°- lnstru<;ao Policial; 

15°- No<;oes do C6digo Penal; 

28 
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16° - Noc;oes da Lei das Contravenc;oes Penais; 

Art. 199 - Na Escola de Soldado, o ensino compreende: 

1- Primeira Fase- de 3 a 4 meses 

a) ENSINO FUNDAMENTAL 

1°- Portugues; 

2° - Aritmetica; 

3° - Noc;oes de Geografia e Hist6ria da Patria; 

b) ENSINO PROFISSIONAL 

1°- lnstruc;ao Militar (completa, comum a todos os recrutas); 

II- Segunda Fase- 2 meses 

a) ENSINO FUNDAMENTAL 

1 o - Portugues; 

2° - Aritmetica; 

3° - Noc;oes de Geografia e Hist6ria da Patria; 

b) ENSINO PROFISSIONAL 

1° -lnstruc;ao de Bombeiros; 

2° - lnstruc;ao Policial Geral; 

3°- Educac;ao Fisica (Ginastica, Jogos e Defesa Pessoal); 

4°- Ordem Unida. 

Decreta No 7.532, de 13 de novembro de 1.967 - Aprova a realizac;ao 
dos Cursos de Controle de Tumultos, Guerra Nao Convencional, 
Organizayao e Tecnica de Patrulhamento, Prevenc;ao e Combate a 
lncendios Florestais, Prevenc;ao e Combate a lncendios e Defesa 
Pessoal; 

Decreta No 3.87 4, de 16 de junho de 1.981 - Aprova a realizac;ao dos 
Cursos de Tecnica de Ensino, Operac;oes Especiais, lnformac;oes, 
Monitor de lnstruc;ao, Operac;oes de Busca e Salvamento, Guarda 
Vidas, Intensive de Transite; 

Decreta No 5. 718, de 30 de novembro de 1.982 - Aprova a realizac;ao 
dos Cursos de Protec;ao a Flora e a Fauna, Mergulhador, 
Administrac;ao PM - Oficiais QOA; 

Decreta No 6.084, de 14 de novembro de 1.989- Aprova o Curso de 
condutor de Viatura policial (CCVP); 
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Decreta No 2.408, de 09 de agosto de 2.001 - Da nova redayao ao 
Art. 1 a e 3° do Decreta N° 7 .532, de 13 de novembro de 1. 967, 
aprovando a realiza9ao dos seguintes cursos: Curso de Preven9ao 
Contra lnc€mdios e Curso de Preven9ao e Combate a lncendios. 

Decreta W 4.832, de 04 de outubro de 2.001 - Aprova a realiza9ao 
dos Cursos de policiamento Montado e Socorrista. 

Como complemento da legisla9ao pertinente ao ensino, no tocante ao 

conteudo programatico dos cursos de Pra9as Bombeiros-Militares, tambem se 

observa o contido na Portaria Federal No 397, de 09 de outubro de 2002, a qual 

aprova a Classifica9ao Brasileira de Ocupa96es - CB0/2002, para uso em todo 

territ6rio nacional, na qual dentre os c6digos de ocupa96es e suas atividades 

pertinentes encontramos: 

- c6digo 0311-10 Sargento bombeiro-militar = Sargento do corpo de 
Bombeiros Militar; 

Previnem sinistros e acidentes; realizam salvamento, combatem 
incendios e prestam atendimento pre-hospitalar. Controlam acidentes 
com produtos perigosos, comandam equipes de servi9o de prontidao 
e chefiam guarni96es. No desenvolvimento das atividades, a rapidez 
e a eficacia da comunica9ao sao cruciais, tanto para atender 
ocorrencias como para tranqi.iilizar vftimas e orientar a popula9ao. 

- c6digo 0312-05 Cabo bombeiro-militar; 

- c6digo 0312-10 Soldado bombeiro-militar; 

Realizam resgates e salvamentos; combatem incendios; previnem 
acidentes e sinistros; preparam-se para ocorrencias. Atendem 
ocorrencias com produtos perigosos. Trabalham conforme normas e 
procedimentos tecnicos, de seguran9a e preserva9ao do meio 
ambiente. Estabelecem comunica9ao, triando e transmitindo 
informayoes, transmitindo e recebendo mensagens. 

2.3 Composi9ao atual dos programas de forma9ao e especializa9ao do Pra9a BM 

0 Centro de Ensino e lnstru9ao do Corpo de Bombeiros e o 6rgao 

responsavel em formar e especializar os Pra9as Bombeiros-Militares. Para tanto, 

preocupa-se constantemente em manter os curriculos dos cursos atualizados e 

obedecendo a urn processo continuo e progressive de educa9ao sistematica que se 
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desenvolve desde a inicia9ao ate os graus mais elevados de forma9ao profissional e 

geral, envolvendo teoria e pratica. 

Neste aspecto, destaca-se com impecavel descri9ao o contido na Diretriz 

Geral de Ensino- 2.006, em que se observa: 

Art. 4° - 0 ensino militar estadual destina-se a ministrar as 
conhecimentos necessarios aos militares estaduais integrantes da 
PMPR, de outras Corporac;oes Policiais-Militares e Bombeiros
Militares de Federac;ao, Militares Federais e, quando for o caso, a 
Civis que trabalhem na area de defesa social, em todos as escaloes 
hierarquicos, para urn melhor desempenho tecnico-profissional, 
devendo observar as seguintes principios: 

I - objetividade: o ensino militar estadual visa ministrar as 
conhecimentos realmente necessarios, levando em conta as 
finalidades da Policia Militar; 

II - progressividade: o ensino militar estadual deve partir, em cada 
curso, do nivel de conhecimentos adquiridos anteriormente, evitando
se repetic;oes desnecessarias; 

Ill - continuidade: o ensino militar estadual deve ser urn processo 
continuo, evolutivo e permanente; 

IV - flexibilidade: o ensino militar estadual deve proporcionar a 
flexibilidade necessaria para adaptar a Policia Militar (PM) a rapida 
evoluc;ao do pais e do mundo; 

V- produtividade: o ensino militar estadual deve buscar o maximo de 
rendimento dentro de uma didatica dinamica e expressiva, de 
conformidade com urn novo contexto social; 

VI - oportunidade: o ensino militar estadual deve proporcionar cursos 
que assegurem a imediata utilizac;ao dos conhecimentos adquiridos e 
atendam, integralmente, a busca permanente da melhoria dos 
padroes operacionais da Policia Militar; 

VII - iniciativa: o ensino militar estadual deve fazer permanentemente 
apelo a iniciativa do individuo au do grupo, ao esforc;o individual de 
pesquisa, de analise e de aprofundamento da cultura profissional e 
geral. 

Art. 9°- 0 Sistema de Ensino abrange tres areas de ensino: 

I - Ensino Fundamental, destinado a assegurar adequada base 
humanistica e cientifica, com vistas ao desenvolvimento da cultura 
dos integrantes da Policia Militar; 

II - Ensino Profissional, destinado a assegurar o necessano 
embasamento tecnico, bern como a operacionalizac;ao das func;oes 
tipicas da profissao, aos integrantes da Policia Militar; 
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Ill - ensino Complementar, destinado a assegurar a pratica dos 
ensinamentos nas areas fundamental, instrumental e operacional. 

Diante dessas premissas, a Corporagao Bombeiro-Militar utiliza atualmente 

as seguintes currfculos de formagao e especializagao dos Pragas: 

QUADRO 2 - CURRiCULO DO CFS/BM - 2006 

CURRiCULO DO CFS- 2006 

AREA DE ENSINO N.o DISCIPLINAS CURRICULARES CARGA HORARIA 
1 POLICIA COMUNITARIA 10 

FUNDAMENTAL 2 DIREITOS HUMANOS 10 
3 EDUCA<;Ao FiSICA MILITAR 30 

TOTAL 50 
4 INFORMATICA 35 
5 ORDEM UNIDA 10 
6 LEGISL. E REGULAMENTO 20 
7 METODOLOCIA DO ENSINO 15 
8 DIREITO PENAL E PENAL MILITAR 30 

INSTRUMENTAL 9 DIREITO CONSTITUCIONAL 10 
10 PRAT. PROCES. PENAL MILITAR 25 
11 EQUIP. MOTOMECANIZADO 20 
12 ADM. BOMBEIRO MILITAR 20 
13 NATA<;AO 15 

TOTAL 200 
14 BUSCA TERRESTRE 26 
15 BUSCA AQUATICA 45 
16 COMBATE A INCENDIOS 50 

PROFISSIONAL 17 PREVEN<;AO DE INCENDIOS 20 
18 SALVAMENTO AQUATICO 20 
19 SALVAMENTO TERRESTRE 20 
20 SAL VAMENTO VERTICAL 40 
21 SOCORROSDEURGENC~ 20 

TOTAL 241 

22 EST AGIO SUPERVISIONADO 100 
COMPLEMENT AR 23 A DISPOSI<;AO DO COMANDO 60 

TOTAL GERAL DO CURSO 651 

FONTE: Plano de Curso do CFS/BM- CEI. 

0 curricula do CFS tern tempo de duragao de cinco meses. 
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QUADRO 3 - CURRiCULO DO CFC/BM - 2006 

CURRiCULO DO CFC - 2006 

AREA DE ENSINO N.o DISCIPLINAS CURRICULARES CARGA HORARIA 
1 CHEFIA E LIDERAN<;A 15 
2 DEONTOLOGIA PM 10 
3 DIREITOS HUMANOS 10 

FUNDAMENTAL 4 EDUCA<;AO FiSICA MILITAR 26 
TOTAL 61 

5 INFORMATICA 20 
6 ORDEM UNIDA 10 

INSTRUMENTAL 7 LEGISL. E REGULAMENTO 20 
8 EQUIP. MOTOMECANIZADO 20 
9 NATA<;AO 15 

TOTAL 85 
10 BUSCA TERRESTRE 20 
11 COMBATE A INCENDIOS 14 
12 PREVEN<;AO DE INCENDIOS 40 
13 SALVAMENTO AQUATICO 20 
14 SALVAMENTO TERRESTRE 40 
15 DEFESA CIVIL 10 
16 SOCORROS DE URGENCIA 20 

TOTAL 164 

17 EST AGIO SUPERVISIONADO 100 
COMPLEMENT AR 18 A DISPOSI<;AO DO COMANDO 40 

TOAL 140 
TOTAL GERAL DO CURSO 450 

FONTE: Plano de Curso do CFC/BM- CEI. 

0 currfculo do CFC tern tempo de duragao de tres meses. 
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QUADRO 4 - CURRiCULO DO CFSd/BM - 2006 

CURRiCULO DO CFSd - 2006 

AREA DE ENSINO N.o DISCIPLINAS CURRICULARES CARGA HORARIA 
1 CUL TURA JURIDICA 50 
2 DEONTOLOGIA PM 20 
3 DIREITOS HUMANOS 15 

FUNDAMENTAL 4 EDUCACAO FISICA MILITAR 65 
5 FUNDAMEN. DE POL COMUNIT. 20 

TOTAL 170 
6 ARMAMENTO E TIRO 20 
7 ORDEM UNIDA 20 
8 COMUNICAQ_OES 20 
9 LEGISL. E REGULAMENTO 45 
10 NATACAO 90 

INSTRUMENTAL 11 REL PUBLICAS E HUMANAS 10 
12 REDACAO DE DOC. OFICIAIS 10 
13 SEG. NO TRABALHO 15 

TOTAL 230 
14 BUSCA AQUATICA 60 
15 BUSCA TERRESTRE 60 
16 COMBATE A INCENDIOS 82 
17 COMB. A INC. FLORESTAIS 30 
18 PREVENCAO DE INCENDIOS 60 
19 SALVAMENTO AQUATICO 35 
20 SALVAMENTO TERRESTRE 40 

PROFISSIONAL 21 DEFESA CIVIL 15 
22 SAL VAMENTO VERTICAL 50 
23 SOCORROSDEURGENC~I 20 
24 SOCORROS DE URGENCIA II 40 
25 SOCORROS DE URGENCIA Ill 70 
26 SOCORROS DE URGENCIA IV 80 

TOTAL 642 

27 EST AGIO SUPERVISIONADO 150 
COMPLEMENT AR 28 A DISPOSICAO DO COMANDO 100 

TOAL 250 
TOTAL GERAL DO CURSO 1292 

FONTE: Plano de Curso do CFSd/BM - CEI. 

0 curricula do CFSd/BM tern tempo de durac;ao de nove meses. 
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QUADRO 5 - CURRiCULO DO CGV/BM- 2004 

NO DISCI PUNA CARGA HORARIA 

1. - Socorros de Urgencia 80 
2. - Busca Aquatica 30 
3. - Salvamento Aquatico 60 
4. - Natac;ao 40 
5. - Educac;ao Fisica 30 
6. - Relac;oes Publicas e Humanas 10 
7. - lnstruc;oes Sobre Ocorrencias Diarias 10 
8. - Verificac;ao de Habilidade Especifica 20 
9. - Estagio Supervisionado 100 

TOTAL DA CARGA HORARIA 380 

FONTE: Plano do Curso de Forma9ao de Guarda-Vidas- 2004/CEI. 

0 curricula do CGV/BM tern tempo de dura<;ao de quatro meses. 

QUADRO 6 - CURRiCULO DO CPCIF/PRACAS- 1.999 

NO DISCI PUNA CARGA HORARIA 

1. - Teoria Basica do Fogo 15 
2. - Material de Com bate A lncendios Florestais 10 
3. - Prevenc;ao Contra lncendios Florestais 12 
4. - Organizac;ao de Pessoal 12 
5. - Tecnica e Tatica de Comb. a Inc. Florestais 75 
6. - Organizac;ao de Defesa Civil Florestal 06 
7. - Educac;ao Fisica Militar 16 
8. - No<;oes de Orienta<;ao e Navegac;ao Terrestre 10 
9. - Socorros de Urgencia 12 
10. - Noc;oes de Uso de Aeronave 10 
11. - Clima e Rises de lncendios Florestais 20 
12. - A Disposic;ao do Comando 02 

TOTAL DA CARGA HORARIA 200 

FONTE: Plano do Curso de Combate lncendios Florestais - 1999/CEI. 

0 curricula do CPCIF/PRACAS tern tempo de dura<;ao de dois meses. 
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QUADRO 7 - CURRiCULO DO CCVPM 

NO DISCI PUNA CARGA HORARIA 

1. - Manutenc;ao de 1° e 2° escalao 25 
2. - Direc;ao Defensiva 30 
3. - Conduc;ao de Viatura Policial 25 
4. - Legislac;ao de Transite 30 
5. - T ecnica PM/BM 25 

TOTAL DA CARGA HORARIA 135 

FONTE: Plano do Curso de Condutor de Viatura PM- 2005/CEI. 

0 currfculo do CFC tern tempo de dura<;ao de quatro meses. 

QUADRO 8- CURRiCULO DO COBS/PRAc;AS -1997 

NO DISCI PUNA CARGA HORARIA 

1. - Primeiros Socorros 60 
2. - Busca T errestre 100 
3. - Busca Aquatica 114 
4. - Salvamento Terrestre 110 
5. - Salvamento Aquatico 40 
6. - Educac;ao Fisica Militar 60 
7. - Visitas 10 
8. - Verificac;oes Correntes 14 

TOTAL DA CARGA HORARIA 508 

FONTE: Plano do Curso de Opera96es de Busca e Salvamento- 1997/CEI. 

0 currfculo do COBS/PRAc;As tern tempo de dura<;ao de quatro meses. 
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QUADRO 9- CURRICULO DO CURSO DE SOCORRISTAS/PRA<;AS- 2006 

No DISCIPLINA CARGA 
, 

ENSINO FUNDAMENTAL 
1. lntrodw;ao ao APH 5 
2. Anatomia e fisiologia 1 (medico) 9 
3. Anatomia a fisioloQia 2 (medico) 9 
4. Cinematica do trauma 4 
5. Biosseguranga 1 (medico ou enfermeiro) 2 
6. BiosseQuranca 2 (medico ou enfermeiro) 4 
7. Retinas operacionais 1 1 
8. Retinas operacionais 2 1 
9. Educacao Fisica 25 

TOTAL DA CARGA HORARIA- ENSINO FUNDAMENTAL 60 
ENSINO PROFISSIONAL 

1. Dire~ao defensiva 16 
2. At. lnicial a vitima de trauma 1 (medico) 14 
3. At. lnicial a vitima de trauma 2 (medico) 10 
4. Vias Aereas e oxiQenoterapia 1 (medico) 6 
5. Vias Aereas e oxiQenoterapia 2 (medico) 6 
6. Ressuscitagao Cardiorespirat6ria (medico) 22 
7. Ferimentos. BandaQens. HemorraQia e Choque 1 4 
8. Ferimentos. BandaQens HemorraQia e Choque 2 10 
9. Trauma Musculo Esqueletico 22 
10. lmobilizacoes e remocoes 1 4 
11. lmobilizag6es e remog6es 2 36 
12. Afogamento 6 
13. Traumatismos Especificos 1 9 
14. Traumatismos Especificos 2 8 
15. Assistencia ao Parto e RN 5 
16. EmerQencias Clinicas 1 5 
17. Emergencias Clinicas 2 5 
18. lnterv. Em Crises e Pacientes Especiais 3 
19. Acidentes com Multiplas Vitimas 5 
20. Acidentes com produtos Perigosos 6 
21 . Humanizacao 2 
22. Proced. no Atendimento com Transp. Aeromedico 5 

TOTAL DA CARGA HORARIA- ENSINO PROFISSIONAL 199 
ENSINO COMPLEMENTAR 

1. EstaQios hospitalares 12 
2. Estagios em ambulancias 30 
3. Atendimentos simulados 1 8 
4. Atendimentos simulados 2 8 
5. Atendimentos simulados 3 8 

TOTAL DA CARGA HORARIA- EN SINO 76 
Total de horas aulas do Curso 335 

FONTE: Plano do Curso de Socorristas- 2.006/CEI. 

0 curricula do curso de socorristas I prac;as tern tempo de durac;ao de quatro 

meses. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracteriza<;ao do tipo de pesquisa empregada 

Foi realizada pesquisa qualitativa amparada em estudo comparative dos 

programas de forma<;ao e especializa<;ao dos Pra<;as Bombeiros-Militares 

atualmente existentes na corpora<;ao, com a proposta de altera<;ao dos mesmos 

mediante analise de questionario aplicado aos alunos do Curso de Forma<;ao de 

Soldados e aos de Forma<;ao de Sargentos, ocorridos no ano de dois mil e seis. 

3.2 Procedimentos metodol6gicos empregados 

Diante da legisla<;ao vigente, foram analisados os atuais programas de 

forma<;ao e especializa<;ao dos Pra<;as Bombeiros-Militares, sendo proposta a 

readequa<;ao dos mesmos com base nas necessidades da corpora<;ao, na 

Classifica<;ao Brasileira de Ocupa<;oes, na Matriz Curricular Nacional da Secretaria 

Nacional de Seguran<;a Publica - SENASP e no prescrito na Metodologia para 

Elabora<;ao e Revisao de Currfculos - MERC. 

Foram elaborados quadros sin6ticos das grades (malhas) curriculares a 

serem propostas para os cursos de forma9ao e especializa<;ao da corpora<;ao. 

Na sequencia, foram analisados os dados sabre o tempo de dura<;ao e 

conteudo dos cursos de forma<;ao e especializa<;ao, dos Pra<;as Bombeiros-Militares. 

Para tal analise, foram aplicados questionarios aos alunos do curso de 

forma<;ao de Soldados e de Sargentos Bombeiros-Militares, em funcionamento no 

ano de 2006, objetivando saber se os conhecimentos ministrados durante o curso 

atenderam as necessidades da fun<;ao hierarquica que irao exercer e, se o tempo de 

dura<;ao do curso foi suficiente para cumprimento do currfculo proposto; Diante do 

que, formulou-se o seguinte: 
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18 pergunta: Para o desempenho das atividades Bombeiro-Militar que voce ira 

executar, os conhecimentos ministrados durante o curso foi: 

a) ( ) alem do necessaria; 

b) ( ) suficientes; 

c) ( ) insuficiente. 

28 pergunta: A durac;ao (tempo) do curso que voce freqOentou, em relac;ao ao 

curricula, foi: 

a) ( ) Iongo demais; 

b) ( ) ideal; 

c) ( ) reduzido. 

0 resultado obtido e analise das respostas, encontram-se apresentadas no 

item 5.2 do presente trabalho, onde tambem se faz constar conclusao dos demais 

procedimentos adotados. 

Finalmente foi elaborado urn quadro comparative do programa atual e do 

proposto, visando destacar as vantagens para a corporac;ao e seus Prac;as, alem de 

destacar as necessidades de alterac;ao na legislac;ao de ensino da corporac;ao. 
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4 DADOS COLETADOS 

Com base na crescente necessidade de alocagao de recursos humanos para 

se fazer frente as ocorremcias operacionais, constatamos que o Praga Bombeiro

Militar deve ter sua formagao e especializagao voltada a qualificagao de urn 

profissional preparado para atender ao anseio da comunidade em suas 

necessidades de socorro, em todo o espectro que o Corpo de Bombeiros oferece a 

populagao. 

Nao obstante, a formagao e especializagao do Praga BM deve ser objetivada 

ao tim que se destina e principalmente, dentro da legislagao pertinente ao ensino, 

para ao final, culminarmos com a obtengao de urn profissional complete. 

Desta forma, foi realizada pesquisa da origem e evolugao dos programas dos 

cursos de forma gao e especializagao voltados ao Praga Bombeiro-Militar, analisados 

os referidos curriculos atuais e a legislagao pertinente sendo feito levantamento de 

pesquisas sabre o assunto. 

4.1 Evolugao dos curriculos 

Oportuno se faz ressaltar que, apesar de ter sido verificado na hist6ria do 

ensino da corporagao, em que se pede buscar dentre os primeiros cursos e os ate 

hoje criados, bern como, na legislagao pertinente ao assunto, nada pode ser 

apurado sabre de que maneira cientifica foram estabelecidos e como sao alterados 

os curriculos de tais cursos. Ap6s buscas no sentido de localizar alguma corporagao 

semelhante que pudesse dispor de tal informagao, nenhuma resposta foi obtida. 

As pesquisas referidas foram baseadas em busca de sites da internet, tendo 

como palavras-chave para busca: programa bombeiro-militar, formagao bombeiro

militar, curricula bombeiro-militar, corporagao bombeiro-militar e bombeiro-militar. 

Desta forma, pode ser concluido por dedugao que os curriculos alteram-se ao 

Iongo do tempo, basicamente em cumprimento da legislagao vigente e pela 

peculiaridade em se ministrar determinada disciplina na corporagao, vista que com o 
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acatamento destas, nao restam duvidas quanta as necessidades indispensaveis 

para a produc;ao au alterac;ao de curriculos dos cursos de qualquer corporac;ao 

militar. 

4.2 Pesquisa sabre o assunto 

Em trabalho de monografia recentemente apresentado par PRESTES, Cap. 

QOBM (2005), foram realizados analise, comparac;oes e questionarios com enfoque 

no Curso de Formac;ao de Soldados com as Cursos de Especializac;ao de 

Socorristas e Guarda-Vidas, no qual concluiu-se com propriedade a necessidade de 

reformulac;ao dos curriculos destes dais ultimos, vista que o tempo destinado a 

habilitac;ao do Bombeiro-Militar em tais especialidades apresenta-se Iongo em 

relac;ao as necessidades da corporac;ao, nao obstante as referidos Cursos de 

Especializac;ao terem conteudos em sua maioria idemticos e repetitivos quando 

comparados com o curricula do Curso de Formac;ao de Soldados Bombeiros

Militares. 

Segundo PRESTES (2005, p.24), do comparative entre o CFSd/BM e o 

CGV/BM obteve-se o requinte resultado: 

0 curso de Guarda-Vidas foi instituido em 1981, e a partir de 2002 
deixou de ser realizado pelas unidades operacionais e passou a ser 
realizado exclusivamente pelo Centro de Ensino e lnstru~o. 0 Curso 
de Formac;ao de Guarda-Vidas tern dura~o de quatro meses sendo 
urn mes te6rico-pratico e tres meses de estagio nas areias do Litoral 
Paranaense. 

QUADRO 10- MATERIAS DO CGV 

No DISCIPLINA CARGA HORARIA 
1. - Socorros de 80 
2. - Busca Aquatica 30 
3. - Salvamento 60 
4. - Natacao 40 
5. - Educacao Fisica 30 
6. - Relacoes Publicas e 10 
7. - I nstrucoes Sobre 10 
8. - Verificacao de -
9. - EstaQio 100 
TOTAL DA CARGA HORARIA 380 

Fonte: Plano de Curso de Forma~o de Guarda-Vidas/CEI. 
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Estas materias sao relacionadas com disciplinas do Curso de Forma9ao de 

Soldados Bombeiro-Militar da seguinte maneira: 

QUADRO 11 - MATERIAS DO CFSd RELACIONADAS AO CGV 

No DISCIPLINA CARGA HORARIA 

1. - Socorros de Urgencia I, II, Ill e IV 210 

2. - Busca Aquatica 50 

3. - Salvamento Aquatico 40 

4. - Natavao 90 

5. - Educayao Fisica 90 

6. - Relavoes Publicas e Humanas 10 

7. - I nstruyoes Sobre Ocorrencias Diarias -

8. - Verificayao de Habilidade Especifica -

9. - Estagio Supervisionado -

TOTAL DA CARGA HORARIA 490h 

Fonte: Plano de Curso de Forma~ao de Guarda-Vidas/CEI. 

Nota-se pela compara~ao entre as Tabelas 5 e 6, que a maioria dos 
aspectos abordados no Curso de Forma~ao de Guarda-Vidas, sao 
tambem abordados no Curso de Forma~ao de Soldados Bombeiro 
Militar, sendo necessario somente a complementa~ao do conteudo na 
forma~ao posterior. 

Ainda de acordo com as mesmos parametros de PRESTES, quanta ao 

comparativo do CFSd com o Curso de Socorristas, concluiu: 

A forma~ao atual de urn Bombeiro-Militar para exercer a atividade de 
Socorrista no Corpo de Bombeiros do Parana, se da em duas etapas, 
bastante distintas, a Forma~ao como Soldado Bombeiro-Militar e a 
forma~ao a posteriori, para a atividade de Atendimento Pre-Hospitalar. 

Diante desta correta afirma9ao, o que se tern e a forma9ao basica do 

Soldado Bombeiro-Militar como ja foi apresentado anteriormente, em que sao 

ministradas 210 (duzentas e dez) horas na disciplina de socorros de urgemcia, e que 

coloca o soldado em condi9oes de exercer as atividades inerentes a profissao de 

Bombeiro-Militar de forma a atender toda a gama de ocorremcias com que este 

possa se defrontar, uma formayao criteriosa e extensa. Contudo, o que se da em 

seguida, passa-se a especializayao no Atendimento Pre-Hospitalar, com o Curso de 

Socorristas, que possui dura9ao de aproximadamente 4 meses, cujo conteudo 
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curricular e basicamente semelhante, pais, alteram-se apenas na quantidade de 

aulas praticas. 

Como se pode ver, existe uma flagrante repeti9ao de temas abordados em 

ambos os curses. 

4.3 Metodologia para elabora9ao e revisao de currfculos 

Conforme obra publicada pelo Ministerio da Educa9ao e Cultura em 1.978, 

com o tema Metodologia para Elaborayao e Revisao de Currfculos - MERC, 

podemos constatar alguns aspectos. 

Curricula, pode ser entendido, em sentido estrito, como o plano da atividade 

educacional a ser desenvolvida (curso ou estagio). Como tal, ele e constitufdo dos 

seguintes elementos: objetivos do curso ou estagio; rela9ao das disciplinas a serem 

ensinadas; objetivo de cada disciplina e carga horaria destinada ao ensino de cada 

uma. 

Para elaborar-se urn curricula, desenvolve-se uma serie de opera9oes que 

podem ser agrupadas nas seguintes frases: 

• delimita9ao e descri9ao dos objetivos gerais da atividade educacional (curso ou 

estagio); 

• seleyao das disciplinas e descri9ao dos objetivos particulares de cada uma 

delas; 

• sele9ao dos assuntos de cada disciplina e descri9ao dos objetivos especfficos 

dos assuntos; 

• escolha dos procedimentos didaticos; 

• determina9ao da carga horaria; 

• trabalhos complementares. 
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Para que estas operac;oes possam ser executadas objetivando a elaborac;ao 

de urn curricula deve-se, de maneira geral, envolver o maior numero posslvel de 

pessoas. Par outro lado, e necessaria que as pessoas participantes de urn trabalho 

dessa natureza possuam, alem de conhecimentos sabre a func;ao considerada, a 

formac;ao pedag6gica necessaria a identificac;ao dos objetivos educacionais e a 
compreensao dos diversos procedimentos didaticos. 

Portanto, todo estabelecimento de ensino que receber a missao de elaborar 

urn curricula para formar especialistas em determinada func;ao deve construir uma 

comissao da seguinte maneira: 

• Chefe: - Subdiretor de Ensino ou Chefe da Divisao de Ensino. 

• Membros: - urn oficial que tenha experi€mcia na func;ao; 

- urn instrutor ou professor; 

-urn oficial integrante da STE (Sec;ao Tecnica de Ensino). 

Essa comissao nao executara todo o trabalho da elaborac;ao do curricula, 

mas ordenara e orientara todas as operac;oes necessarias a sua elaborac;ao. 

Para a delimitac;ao e descric;ao dos objetivos gerais do curso ou estagio, deve 

ser observado: 

1. Delimitac;ao: 

• a analise ocupacional e elaborada par pessoal especializado; 

• a listagem inicial das atividades e a identificac;ao dos objetivos gerais do curso 

sao feitas pela comissao encarregada par elaborar o curricula. 

2. Descric;ao: 

• e realizada pela comissao encarregada par elaborar o curricula. 

Para a selec;ao das disciplinas e descric;ao dos objetivos particulares de cada 

disciplina, deve ser observado: 
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a) Selec;ao: 

• E uma operac;ao realizada por professores ou instrutores sob a orientac;ao da 

comissao encarregada de elaborar o curricula. Para isso deve-se selecionar, 

dentro das Sec;oes de Ensino, urn grupo de no minima cinco docentes em areas 

do conhecimento humano julgadas necessarias para a execuc;ao das atividades 

constantes da listagem inicial. A este grupo de cinco professores cabera indicar 

as disciplinas que constituirao o curricula, levando em conta nao s6 a listagem 

inicial, mas tambem a formac;ao minima necessaria. 

b) Descric;ao: 

• deve ser feita por grupos de professores ou instrutores, recomendando-se para 

cada disciplina urn grupo de tres professores. Esses grupos trabalharao sob 

orientac;ao da comissao encarregada de elaborar o curricula. 

A determinac;ao da carga horaria necessaria a consecuc;ao de cada objetivo 

especlfico e feita dentro do grupo de trabalho referido no item anterior. 0 reajuste da 

carga horaria de cada disciplina, proporcional ao tempo disponlvel para o curso, 

deve ser atribuldo a comissao encarregada de elaborar o curricula. 

No tocante a metodologia para revisao de currlculos, podemos encontrar: 

• Conceitos basicos 

a. As modificac;oes a serem introduzidas em urn curricula resultam de 

observac;oes a respeito de sua propria execuc;ao. 

Os estabelecimentos de ensino devem estar preparados para que as revisoes 

curriculares se fac;am dentro de uma sistematica de trabalho. Para isso e 

fundamental coletar o maior numero posslvel de dados sabre a execuc;ao do 

curricula. 

b. De maneira geral, as reformulac;oes curriculares podem ocorrer: 

• nos objetivos gerais do curso; 

• no rol de disciplinas que compoem o currfculo; 
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• nos objetivos das disciplinas e dos diversos assuntos que as integram; 

• na discriminac;ao dos assuntos de uma disciplina; 

• nos procedimentos didaticos preconizados; 

• na carga horaria dos assuntos e das disciplinas; 

• no sistema de avaliac;ao do rendimento da aprendizagem. 

c. E essencial, entretanto, que as reformulac;oes so se fac;am a luz de 

observac;oes colhidas pela Direc;ao de Ensino no decorrer da execuc;ao do 

curricula. Para isso e necessaria dispor de uma serie de instrumentos coletores 

de dados que, uma vez interpretados, orientarao as modificac;oes curriculares. 

d. As modificac;oes curriculares, nos moldes preconizados par este documento, 

pressupoem a necessidade de periodicidade para o curricula (tres anos letivos, 

par exemplo), dentro da qual as revisoes curriculares se limitam ao minima 

indispensavel a boa execuc;ao do ensino. Dentro desse periodo somente 

deverao ser feitas alterac;oes visando: 

• substituir procedimentos didaticos que comprovadamente nao tenham 

apresentado resultados positives; 

• atender a uma necessidade urgente do Exercito, que determine a inclusao de 

novas assuntos dentro das disciplinas; 

• fazer ligeiras modificac;oes no sistema de avaliac;ao do rendimento da 

aprendizagem (numero de provas, datas de aplicac;ao etc.). 

A revisao de urn curricula pressupoe uma serie de operac;oes que antecedem 

ao proprio ato da modificac;ao curricular. Essas operac;oes, no entanto, sao 

fundamentais para a concretizac;ao de qualquer alterac;ao que o curricula venha a 

sofrer. Portanto, o metoda de revisao de curricula engloba nao so operac;oes 

preliminares mas tambem o proprio ato de modificac;ao curricular e se desenvolve 

nas seg uintes eta pas: 

• coleta de dados; 
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• organizac;ao e interpretac;ao dos dados; 

• modificac;ao curricular. 

Diante das duas primeiras etapas acima citadas, pode ser realizado urn 

esquema para analise dos dados colhidos, em que a seguir, apresenta-se urn 

exemplo de como e posslvel trac;ar urn diagn6stico sabre determinados aspectos do 

curricula, partindo de dados colhidos em questionarios e dos resultados da avaliac;ao 

do rendimento da aprendizagem. 0 valor desse tipo de analise e func;ao da 

experiencia pedag6gica do analista. 

QUADRO 12- ESQUEMA PARA ANALISE DE CURRiCULO. 

ASPECTOS DIAGNOSTICOS INDiCIOS 
POSSiVEIS 

a. Nao adequados - opiniao do professor ou instrutor. 
aos objetivos da 
disciplina. 

Assuntos 
- percentagem consideravel de integrantes da 

disciplina b. Nao apresentam a respostas dos alunos. 

motivac;ao do aluno. - Procedimento didatico inadequado. 

- Rendimento insuficiente da 
aprendizagem dos alunos. 

- Opiniao do professor ou instrutor. 

Carga horaria a. lnsuficiente - Rendimento insuficiente da 
destinada a aprendizagem dos alunos. 
disciplina e a cada 

- percentagem consideravel de assunto. 
b. Excessiva respostas dos alunos. 

- Opiniao do professor ou instrutor. 

FONTE: Metodologia para Elaboragao e Revisao de Curriculos. 

Quanta a modificac;ao curricular, a decisao de fazer alterac;oes no curricula 

deve ser tomada a luz dos dados colhidos durante a sua execuc;ao levando em 

conta a interpretac;ao desses dados. 
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As modificac;oes curriculares podem incidir sabre: 

• os objetivos gerais do curso; 

• o rol de disciplinas; 

• os objetivos particulares das disciplinas; 

• os assuntos integrantes de cada disciplina; 

• os objetivos especificos dos assuntos; 

• os procedimentos didaticos empregados; 

• a carga horaria do curso, das disciplinas e I ou dos assuntos; 

• o sistema de avaliac;ao do rendimento da aprendizagem; 

• as atividades extra-classe. 

As modificac;oes nos objetivos gerais do curso poderao ser feitas para: 

• definir precisamente os objetivos gerais; 

• adequar esses objetivos as necessidades institucionais; 

• incluir novas objetivos. 

Modificac;oes na relac;ao de disciplinas tern em vista: 

• retirar disciplinas da relac;ao; 

• acrescentar disciplinas que nao constavam da relac;ao; 

• integrar disciplinas. 

Modificac;oes na carga horaria poderao ser feitas para: 

• aumentar ou diminuir a carga horaria do curso; 

• aumentar ou diminuir a carga horaria destinada as disciplinas; 

• aumentar ou diminuir a carga horaria destinada ao assunto. 
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Quanta as condi<;oes de execu<;ao para revisao de currfculos, poderao ser 

feitas pela Se<;ao Tecnica de Ensino e por uma Comissao de Revisao de Currfculos. 

A Se<;ao Tecnica de Ensino cabe, por meio da Subse<;ao de Planejamento e 

Pesquisa, as tarefas de coletar, organizar e interpretar os dados necessaries para 

avaliar a eficiencia e a eficacia do curricula. Para isso e necessaria que se organize 

urn sistema de distribui<;ao e recebimento de questionarios em coopera<;ao com 

outros 6rgaos escolares. 

Com base nos dados colhidos, nas interpreta<;oes desses dados e de outros 

elementos julgados oportunos e adequados, a Comissao de Revisao de Currfculos 

decidira sabre as modifica<;oes curriculares a serem realizadas. 

Essa comissao devera ter a seguinte constitui<;ao: 

• Chefe: - Subdiretor de Ensino ou Chefe da Divisao de Ensino. 

• Membros:- Chefes das Se<;oes de Ensino, Chefe da Se<;ao Tecnica de Ensino, 

dais oficiais que tenham conhecimentos sabre a atividade considerada. 
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5 DISCUSSAO DOS RESULT ADOS 

Ap6s os levantamentos realizados e colocados em tela, os quais foram 

observados quanto a evoluc;ao do ensino militar, apresentada a legislac;ao pertinente 

e situac;ao estudada recentemente, resta que seja proposta a readequac;ao 

necessaria nos curriculos destinados ao ensino dos Prac;as do Corpo de Bombeiros. 

Sob tal aspecto, procurou-se analisar e buscar uma maior objetividade nos 

cursos de formac;ao e especializac;ao do Prac;a BM, a fim de se constituirem em 

cursos realmente focados num ensino indispensavel a profissao Bombeiro-Militar, 

porem com progressividade de conhecimentos, desta forma, disponibilizando tal 

profissional o mais breve possivel para o emprego das atividades necessarias e com 

aptidoes inerentes as missoes da corporac;ao. 

5.1 Diagn6stico dos programas de formac;ao e especializac;ao do Prac;a BM 

Diante da analise dos atuais curriculos dos cursos de formac;ao e 

especializac;ao do Prac;a Bombeiro-Militar, constata-se que os mesmos estao assim 

constitufdos em relac;ao as suas durac;oes: 

TABELA 1 - DURA<;AO ATUAL DOS CURSOS DE FORMACAO 

CUR SO CARGA HORARIA DURA<;AO 

CFSIBM 651 5 meses I 20 semanas 

CFCIBM 450 3 meses 112 semanas 

CFSdiBM 1292 9 meses I 36 semanas 

Considerando-se que esta estabelecido na atual Diretriz Geral de Ensino que 

uma hora-aula e composta normalmente por 50 minutos de durac;ao, diante do que 

podemos subentender: 

• 01 hora-aula = 00:50 minutos; 

• 01 dia de aula = 08 horas-aula; 
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• 01 semana de aula= 40 horas-aula; 

• 04 semanas de aula = 160 horas-aula. 

Neste aspecto, poderiam ser programados curses com a seguinte dura9ao: 

TABELA 2- DURA<;AO NECESSARIA DOS CURSOS DE FORMACAO 

CUR SO DURACAO ATUAL DURACAO 

NECESSARIA 

CFS/BM 5 meses /20 semanas 17 semanas 

CFC/BM 3 meses /12 semanas 12 semanas 

CFSd/BM 9 meses I 36 semanas 33 semanas 

Nesta analise, e possivel diminuir o CFS em tres semanas e o CFSd tambem 

em tres e, com estas seis semanas seria possivel a realiza9ao de algum curse de 

especializa9ao, conforme seve a seguir: 

TABELA 3- DURA<;AO ATUAL DOS CURSOS DE ESPECIALIZA<;AO 

CUR SO CARGA HORARIA DURACAO 

CGV/BM 380 4 meses /14 semanas 

CPCIF 200 2 meses 

CCVPM 135 4 meses 

COBS 508 4 meses 

SOCORRISTA 335 4 meses 
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Diante do que, se observa: 

TABELA 4 - DURAc;Ao NECESSARIA DOS CURSOS DE ESPECIALIZAc;Ao 

CUR SO DURACAO ATUAL DURACAO 

NECESSARIA 

CGV/BM 4 meses /14 semanas 10 semanas 

CPCIF 2 meses I 8 semanas 5 semanas 

CCVPM 4 meses /16 semanas 4 semanas 

COBS 4 meses /16 semanas 13 semanas 

SOCORRISTA 4 meses /16 semanas 9 semanas 

As comparac;oes acima apresentadas referem-se somente ao fato da 

possibilidade da diminuic;ao da durac;ao dos cursos de formac;ao e especializac;ao, 

sendo que tais condutas iriam ser sensivelmente sentidas nas unidades 

operacionais, em que a aus€mcia do bombeiro para a realizac;ao de cursos seria 

menor; contudo, faz-se necessaria levar em considerac;ao principalmente questoes 

primordiais do ensino vistas e previstas na legislac;ao pertinente, ou seja, os 

princfpios da objetividade: o ensino militar estadual visa ministrar os conhecimentos 

realmente necessarios, levando em conta as finalidades da Polfcia Militar; 

progressividade: o ensino militar estadual deve partir, em cada curso, do nfvel de 

conhecimentos adquiridos anteriormente, evitando-se repetic;oes desnecessarias; 

continuidade: o ensino militar estadual deve ser urn processo continuo, evolutivo e 

permanente; oportunidade: o ensino militar estadual deve proporcionar cursos que 

assegurem a imediata utilizac;ao dos conhecimentos adquiridos e atendam, 

integralmente, a busca permanente da melhoria dos padroes operacionais da Polfcia 

Militar; e iniciativa: o ensino militar estadual deve fazer permanentemente apelo a 
iniciativa do indivfduo ou do grupo, ao esforc;o individual de pesquisa, de analise e 

de aprofundamento da cultura profissional e geral. 

Diante destes princfpios, vemos no contexto dos currfculos dos cursos de 

formac;ao e especializac;ao certa repetic;ao de disciplinas, as quais, pelos seus 

objetivos gerais demonstram que a especializac;ao esperada do Bombeiro-Militar 

deve ser repensada. 
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TABELA 5 - CARGA HORARIA DE DISCIPLINAS SEMELHANTES NOS CURSOS 

DE FORMACAO E ESPECIALIZA<;AO 

DISCIPLINA \ CURSOS CFS CFC CFSd CGV CPCIF COBS 

DIREITOS HUMANOS 10 10 15 - - -

EDUCACAO FiSICA 30 26 65 30 - 60 

ORDEM UNIDA 10 10 20 - - -

LEGISL. E 20 20 45 - - -
REGULAMENTO 
NATA<;Ao 15 15 90 40 - -
BUSCA AQUATICA 45 60 30 114 - -

BUSCA TERRESTRE 26 20 60 100 - -
COMBATE A INCENDIOS 50 14 82 X - -

PREVEN<;AO DE 20 40 
INCENDIOS 

60 - - -
SALVAMENTO AQUATICO 20 20 35 60 40 -
SALVAMENTO 20 40 40 110 - -TERRESTRE 
SOCORROS DE 20 20 210 80 12 60 
URGENCIA 

Os Pianos de Materia acima devem ser submetidos a uma comissao de 

ensino, a fim de que seja possivel avaliar se os mesmos apresentam ou nao 

repetigao de objetivos gerais e especificos, se atendem ou nao aos principios do 

ensino e, a partir disso serem reformulados. 

Desta forma, nao sendo foco precipuo deste trabalho apresentar 

comparagoes entre os Pianos de Materia, mas sim despertar a necessidade de 

serem revistos os programas de formagao e especializagao dos Pragas do Corpo de 

Bombeiros, acompanha como anexo integrante deste trabalho, o Plano de Materia 

da disciplina de Salvamento Aquatico, a fim de servir como exemplo, com uma 



54 

daquelas que mais se repetem nos curses de formac;ao e especializac;ao, como 

citado anteriormente na TABELA- 5, oportunizando assim urn futuro estudo sabre o 

tema. 

Para tanto, podemos observar o que pode ser constatado na disciplina de 

Salvamento Aquatico, em que temos: 

TABELA 6 - SALVAMENTO AQUATICO NOS CURSOS DE FORMACAO E 

ESPECIALIZA<;AO 

Curso 

CFSd 

CFC 

CFS 

CGV 

Carga 
horaria 

35 

15 

20 

60 

Objetivos particulares 

• Desenvolver 
conhecimentos e 
condic;oes que capacitem 
os alunos a realizar 
salvamentos aquaticos em 
operac;oes de emergencia. 

• Aprimorar as tecnicas de 
salvamento em meio 
liquido, dando enfase em 
situac;oes de praia e mar; 

• Ampliar aspectos de 
prevenc;ao aos acidentes 
em meio liquido. 

• Desenvolver 

Objetivos especificos 

• Conceito e considerac;oes de 
salvamento aquatico; 

• Materiais e equipamentos de 
salvamento aquatico; 

• Exercicios e treinamentos para 
a aprendizagem das tecnicas 
de salvamento aquatico. 

• Fundamentos do salvamento 
aquatico; 

• Pratica em mar. 

• Conceito e considerac;oes de 
salvamento aquatico; conhecimentos e 

condic;oes que capacitem 
os alunos a realizar • 
salvamentos aquaticos 
em operac;oes de 
emergemcia. 

Materiais e equipamentos de 
salvamento aquatico; 

• Exercicios e treinamentos 
para a aprendizagem das 
tecnicas de salvamento 
aquatico. 

• Desenvolver 
conhecimentos e 
condic;oes que capacitem 
os alunos a realizar 

• Conceito e considerac;oes 
de salvamento aquatico; 

• Materiais e equipamentos 
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salvamentos aquaticos de salvamento aquatico; 
em operayoes de 
emergencia. • Exercicios e treinamentos 

para a aprendizagem das 
tecnicas de salvamento 
aquatico; 

• Exercicios simulados de 
salvamento aquatico. 

COBS 40 • Desenvolver • Conhecer as tecnicas 
conhecimentos e convencionais de salvamento 
condi9oes que capacitem aquatico; 
OS alunos a realizar 
salvamentos aquaticos • Simular ayoes de salvamento 
em operayoes de aquatico em piscina. 
emergencia. 

Da tabela acima, nao resta duvida quanta ao objetivo deste trabalho, que tern 

o intuito de apresentar a necessidade de reformulayao dos currfculos destinados aos 

Prayas BM, vista que os objetivos particulares e especificos da disciplina de 

Salvamento Aquatico, ministrada nos cursos de formayao e especializayao, contem 

basicamente as mesmas metas a serem atingidas ao final da disciplina, nao 

obstante serem os cursos de formayao destinados a graduayoes diferentes 

(soldados, cabos e sargentos) e os cursos de especializayao destinados a 

aperfeiyoar o profissional numa determinada area. Desta forma, fica clara que os 

principios norteadores do ensino nao estao sendo aplicados. 

Seguindo a mesma analise, detecta-se que as intenyoes propostas quanta a 
definiyao dos objetivos a serem atingidos na disciplina, nao estao corretamente 

propostas, vista que conforme preconizado pela Metodologia para elaborayao e 

Revisao de Curriculos, o enunciado de urn objetivo deve descrever o comportamento 

que se deseja obter do aluno. Quando o aluno "exercita" este comportamento, pode

se constatar que ele atingiu o objetivo. 

Temos entao, que a definiyao adequada de urn objetivo e aquela que 

consegue comunicar a intenyao educacional, ou melhor, e a que exclui o maior 

numero possivel de variantes em rela9ao ao objetivo final. 

Ha diversas maneiras de como redigir objetivos, no entanto, existe urn metoda 

bern simples para conseguir essa descriyao. 
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Em primeiro Iugar, deve-se identificar o comportamento por seu nome, 

determinando qual o tipo de desempenho que sera considerado como prova da 

consecu<;ao do objetivo pelo aluno. 

Em segundo Iugar, devem ser descritas as principais condi<;oes em que o 

comportamento deve se manifestar. 

A caracterlstica essencial de urn objetivo bern expresso reside no fato de que 

ele deve identificar o tipo de desempenho a ser aceito como prova evidente de que o 

aluno atingiu o objetivo. 

5.2 Resultados obtidos dos questionarios 

A atividade educacional nao deve visar unicamente ao desenvolvimento de 

gestos necessaries a uma tarefa especializada, mas sim a forma<;ao de elementos 

capazes nao s6 de iniciativa e responsabilidade, mas tambem de se manterem a par 

do progresso tecnico e se adaptarem a ele. Por outro lado, e precise considerar que 

determinadas atividades funcionais sao projetadas dentro de uma institui<;ao. Neste 

caso e necessaria saber, alem do que a atividade funcional e em si, o que ela 

deveria ser, para preencher urn espa<;o dentro da estrutura institucional. Esses 

motives determinam que dais outros elementos sejam adicionados a analise 

ocupacional, na reflexao sabre os objetivos do curso. Esses elementos sao os 

instrumentos legais que regulam a fun<;ao ou a atividade (Leis, Regulamentos, 

Portarias etc.) e a proje<;ao de uma forma<;ao geral capaz de possibilitar, nao s6 a 

compreensao da tecnica, mas tambem, o acompanhamento da evolu<;ao tecnol6gica 

conseqOente ao desenvolvimento cientlfico. 

E precise ter em mente que o sistema de revisao nao e simplesmente uma 

elabora<;ao de currlculos, mas uma reestrutura<;ao profunda, da qual dentre suas 

fases existe a de coleta de dados provenientes das informa<;oes dos alunos ou ex

alunos, possibilitando analise e fundamenta<;ao numa posslvel mudan<;a. 

Neste contexte, ap6s analise dos questionarios (Apendice 1) aplicados em 40 

(quarenta) alunos do Curso de Forma<;ao de Soldados - CFSd e 36 (trinta e seis) 
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alunos do Curse de Formac;ao de Sargentos - CFS, ambos realizados em 2006, 

obteve-se o seguinte resultado: 

PERGUNTA 1: Para o desempenho das atividades Bombeiro-Militar que voce 

ira executar, os conhecimentos ministrados durante o curse foram: 

TABELA 7- CONHECIMENTOS DO CURSO PARA A PROFISSAO 

CFSd CFS 

Alem do necessaria . 02 01 
Suficiente 33 23 
lnsuficiente 05 12 

GRAFICO 1 - CONHECIMENTOS DO CURSO PARA A PROFISSAO 

Conclui-se que os conhecimentos ministrados nos curses CFSd e CFS 

atendem as necessidades dos profissionais quanta as exigencias de suas 

responsabilidades. 
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PERGUNTA 2: A dura~ao (tempo) do curso que voce freqOentou, em rela~ao 

ao curricula, foi: 

TABELA 8- TEMPO DO CURSO RELACIONADO AO CURRfCULO 

CFSd CFS 

Longo demais 27 09 
Ideal 13 26 
Reduzido 00 01 

GRAFICO 2- TEMPO DO CURSO RELACIONADO AO CURRiCULO 

Conclui-se que o CFSd e considerado Iongo demais em rela~ao ao curricula 

existente e o CFS demonstra obter urn curricula adequado as necessidades da 

corpora~ao e expectativa dos a lunas. 

Diante do acima e, corroborando com o ate entao pesquisado, constata-se 

que os conteudos dos cursos destinados aos Prac;as BM possuem disciplinas afetas 

ao ensino profissional bombeiro-militar, ou seja, apresentam ensinamentos 

suficientes para o desempenho da func;ao, porem, apresentam carga horaria que 

pode ser diminuida, sendo tal observac;ao mais nitida na formac;ao de soldados, em 

que cerca de 70% (setenta por cento) dos alunos formados na ultima escola (no ano 
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de dais mil e seis) consideraram o curso Iongo demais em relagao ao curricula 

executado. 

5.3 Perspectivas dos curses de especializagao 

Do significado apresentado par Buarque de Holanda Ferreira, AURELIO 

(1.977, p.197), encontramos: 

Especialidade: 1. Qualidade de especial. 2. ciosa muito fina ou rara. 
3. Trabalho, profissao (ou rama dentro de uma profissao). 

Especialista: Pessoa que se dedica a determinada especialidade. 

Especializar: 1. Mencionar ou tratar a parte, de modo especial; 
particularizar. 2. Dedicar-se a uma especialidade. 

Conclui-se que a especializagao do Praga Bombeiro-Militar esta ligada as 

necessidades da corporagao em obter urn profissional preparado e capacitado para 

realizar atividades de destaque. 

Contudo, tem-se observado·que o curso destinado a especializagao do Praga 

Bombeiro tern apresentado curricula semelhante ao curricula destinado a formagao 

deste mesmo Praga, demonstrando assim nao cumprir os principios basicos de 

objetividade, progressividade e continuidade. 

Diante disso, as curses de especializagao destinados aos Pragas BM devem 

sofrer reformulagao de conteudo com certa brevidade, pais correm risco de 

tornarem-se mon6tonos para os instrutores que passarao a repetir ensinamentos e 

sem motivagao para os alunos que irao a sala de aula para rever conteudos do 

passado. 

Desta forma, merece atengao o seguinte pensamento: 0 ensino do Corpo de 

Bombeiros deve sofrer uma atualizagao urgente, pais se demonstra extenso e 

repetitive, bern como deve-se criar uma Proposta Pedag6gica a fim de ser 

transformada em Diretriz. E assim, somente podera ser alterada mediante estudo, 

justificativa e alteragao da presente Diretriz, para entao ser implantado o novo 

curricula, vista que pela necessidade e expectativa de ser formar cada vez melhor o 
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Prac;a BM, as curriculos de formac;ao sofreram acrescimo de conteudo e carga 

horaria, resultando na transferencia dos principais assuntos contidos nos cursos de 

especializac;ao. Assim, as cursos de especializac;ao, tornaram-se repetic;ao dos 

"principais momentos da formac;ao". 

Entao, devemos ter cursos de especializac;ao mais objetivos, com menor 

tempo de durac;ao e voltados para o interesse da corporac;ao e necessidade da 

sociedade, destinando-se urn au outro para atender aos interesses pessoais na 

obtenc;ao de pontos e I ou percentuais sabre soldo, ate que se mude o respectivo 

C6digo de Vencimento e Vantagens da PMPR. 

Com as perspectivas citadas,acima, poderao realizar as demais cursos que a 

corporac;ao necessita, haja vista o crescimento das cidades, populac;ao e par fim, 

das atividades do proprio Corpo de Bombeiros. Ou seja, hoje se faz necessaria a 

ativac;ao do curso de mergulhador e de prevenc;ao e combate a incendios florestais, 

criac;ao do curso para atendimento a produtos perigosos e gestores de bombeiro 

comunitario. 
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6 CONSIDERAC0ES FINAlS 

No desenvolvimento do trabalho, pode-se verificar a evolucao havida na 

formacao e especializacao do Praca Bombeiro-Militar ao Iongo da hist6ria, sendo 

que tal evolucao e creditada as necessidades da obtencao cada vez maior de uma 

tropa aprimorada e especializada. 

Paralelo a estas necessidades, o ensino militar deve atender as 

determinacoes da legislacao que balizam as condutas a serem seguidas, porem, 

nem sempre as Leis, Normas e Diretrizes acompanham a evolucao necessaria do 

ensino, como vista no caso do Regulamento do Centro de Formacao e 

Aperfeicoamento da PMPR, decretado em 1.961 e que hoje se encontra totalmente 

inviavel em ser seguido e aplicado visando a urn ensino de qualidade. 

Percebe-se tambem, par meio da midia, a realidade do problema envolvendo 

o volume de services que acomete as diversas unidades operacionais do Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar do Parana, em que a especialidade do bombeiro e sua 

presenca na missao fim sao cada vez mais imprescindiveis. 

Quanta aos curses de formacao destinados aos Pracas Bombeiros-Militares, 

observa-se que na fase inicial (formacao de Soldados) o programa apresenta-se de 

certa forma Iongo em relacao as expectativas da corporacao e do proprio aluno. 

Contudo, tal periodo e perfeitamente justificado diante da intencao em se formar urn 

soldado com o maior conhecimento possivel das atividades de bombeiro, porem, 

conforme apresentado anteriormente, detecta-se certa quantidade de ensinamentos 

que sao pertinentes aos curses de formacao de Cabos ou Sargentos, ou ainda, 

pertinentes aos curses de especializacao ofertados anualmente pela corporacao, 

desta forma, tornando a especializacao sem objetivos claros. 

Neste contexte, os curses de especializacao, acompanhando as 

necessidades da corporacao quanta aos objetivos e necessidades, vern sofrendo 

sensivel readequacao, ana a ana, contudo, esbarra-se na duracao que os mesmos 

deveriam ter em relacao ao tempo que se destinam, haja vista a legislacao que trata 

dos vencimentos e vantagens, quando se refere ao fato de que somente curses com 

mais de quatro meses de duracao sao merecedores de gratificacao sabre o soldo, 
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fator este que inviabiliza a abertura do curso pela nao disponibilidade de tempo para 

sua execuc;ao. 

Desta forma, o presente estudo estabelece que os programas de formac;ao e 

especializac;ao do Prac;a BM devem sofrer readequac;ao, pelos motivos mais 

diversos ja apresentados. Faz-se pertinente que seja nomeada uma comissao para 

que sejam analisados os Pianos de Materia de cada disciplina em cada curso, a fim 

de ser verificado quanta aos objetivos gerais e especfficos no tocante as possfveis 

repetic;oes de conteudo, e ainda a atualizac;ao dos mesmos, visando ao atendimento 

dos princfpios norteadores quais sejam: objetividade, progressividade, continuidade, 

flexibilidade, produtividade, oportunidade e iniciativa. 

6.1 Propostas 

No escopo do entendimento formado ao Iongo do trabalho surgem algumas 

sugestoes, que se dirigem no sentido de assessoramento ao comando no que tange 

a estrategias de formac;ao e especializac;ao do Prac;a Bombeiro-Militar. 

Tomando-se como base a legislac;ao vigente, faz-se necessaria a designac;ao 

de uma comissao de estudos, a qual propoe-se que seja chefiada pela BM/3, a fim 

de ser implantada uma Proposta Pedag6gica aos cursos da Corporac;ao. 

Diante ainda do presente estudo, ressalta-se que os cursos de 

especializac;ao, apresentam plenas condic;oes de serem realizados em tempo inferior 

a quatro meses, salvo o de Condutor de Viatura Policial Militar (regido par legislac;ao 

especffica). Desta forma, os demais anseios da corporac;ao, com relac;ao a outros 

cursos, poderao ser programados. 

Quanta aos cursos de formac;ao de Cabos e Sargentos, os mesmos 

recentemente passaram par readequac;ao, tornando-os mais objetivos e compactos 

sem contudo perder qualidade, porem, existe a necessidade de urn estudo quanta a 

atual carga horaria da formac;ao do soldado, vista que hoje sao ministrados 1.292 

(mil duzentas e noventa e duas) horas aula, num perfodo de 9 (nove) meses; nesse 
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aspecto, conclui-se ser em demasia perante as disciplinas e temas, os quais 

apresentam objetivos semelhantes aos demais cursos de forma9ao e especializa9ao. 

Como complemento para melhor qualifica9ao do profissional bombeiro, o 

desenvolvimento de urn projeto na area do ensino e algo viavel para obten9ao de 

investimento financeiro por parte do Sistema Onico de Seguran9a Publica, em que 

se podem celebrar convenios com outras institui9oes para instru9oes especlficas nas 

areas em que o conhecimento de tal natureza nao possa ser suprido por Oficiais 

Bombeiros-Militares. 

Enfim, o presente trabalho buscou apresentar as necessidades de uma 

readequa9ao dos Programas de Forma9ao e Especializa9ao do Pra9a Bombeiro

Militar. Verificou-se que o nosso ensino esta no caminho correto, basta apenas 

acompanhar a evolu9ao global. E nesse caminho, sempre se denotou a dedica9ao 

das pessoas que fizeram e fazem do ensino militar o orgulho que temos hoje. 
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APENDICE-

QUESTIONARIO 

Alunos do CFS e CFSd/ 2006 

Questionario para monografia do CA0/06 com o tema relativo a programa de 

formac;ao e especializac;ao do Prac;a Bombeiro Militar. 

lnstruc;oes: 1- nao ha necessidade de identificar-se; 

2- leia com atenc;ao antes de preencher; 

3- responda com sinceridade e analise bem cada uma das questoes; 

4- marque com X apenas uma alternativa; 

5- nao deixe nenhuma pergunta sem resposta. 

1) Para o desempenho das atividades Bombeiro-Mt1itar que voce ira executar, 

os conhecimentos ministrados durante o curso foram: 

a. ( )a/em do necessaria; 

b.( ) suficientes; 

c. ( ) insuficientes. 

2) A durac;ao (tempo) do curso que voce freqilentou, em relac;ao ao curricula, 

foi: 

a. ( ) Iongo demais; 

b. ( ) ideal; 

c. ( ) reduzido. 
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ANEXO 

PLANOS DE MATERIA DA DISCIPLINA DE SALVAMENTO AQUATICO, PARA 

OS CURSOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DOS PRACAS BM 
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