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Ha uma arte no escutar. Escutar, a fim de descobrir 

se o que se diz tern significac;ao, e depois de escutar, julgar, 

aceitar, ou rejeitar,· mas, antes de tudo, escutar. A questao e que 

em geral nao escutamos. Vimos preparados para ser 

desfavoraveis ou favoraveis, e nao para escutar com 

neutralidade. Se apenas escutais, entao, decerto, comec;areis a 

descobrir o que se esconde atras das palavras. 

As palavras sao meios de comunicac;ao. Tendes de 

aprender o meu vocabulario, a significac;ao do que digo, para 

sentir a importancia do assunto. A coisa de primordial 

importancia e aprender a escutar de maneira apropriada. Se 

ledes urn poema de espirito prevenido, como o podeis 

compreender? Para compreenderdes o que o poeta deseja 

transmitir-vos, deveis aprecia-lo com liberdade. 

Jiddu Krishnamurti, 

Conferfmcia em Rajahmundry. 
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CAPiTULO 1 

ILUSTRACAO 1: CADE 0 MODULO QUE EST AVA AQUI? 

Na placa esta escrito: 
GOVERNO NEY BRAGA 

INAUGURA(;AO DO I POSTO POL!CIAL DE SOCORRO FAMILIAR DO NOVO SISTEMA MODULAR 

DA POLiCIA MIL/TAR DO PARANA . 

CURITIBA 01 DE MAR(;O DE 1980 

Rua Salgado Filho, 2001 . 
Local onde estava o primeiro modulo policial do Brasil , em Curitiba, capital do estado do 

Parana, no bairro Guabirotuba. 
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1 INTRODUCAO 

Todo individuo par excel€mcia e um ser sociavel, necessita do convivio 

com outros de sua mesma especie. No ser humano esta convivencia manifesta-se 

mais assidua, quer pela necessidade de manutenc;ao da vida, quer pela carencia de 

cantatas mais calorosos, fato este que a rac;a humana forc;osamente sempre busca 

interac;ao com o grupo a qual faz parte sob pena de ser marginalizado. 

Essa abordagem par intermedio da antropogenese, denota que alem de 

meramente compor o grupo, o individuo persegue o dominio, o controle, enfim, o 

comando social par fatores de prestigio, poder, ambic;ao ou par tendencias inatas de 

sua psique, que o compele natural a assumir uma posic;ao de lideranc;a o que, as 

vezes, e aceito ou nao pelo grupo que se insere. Quando da negativa, surge o 

conflito. 

Dentro do processo civilizat6rio as resoluc;oes de conflito passaram a ser 

gradativamente geridas pelo Estado, como exemplarmente ilustrado par Platao3
. 

Assim, Politeia seria composta par tres classes, formando um todo harmonioso: os 

magistrados - fil6sofos , representando a razao; os guerreiros, a coragem; e os 

trabalhadores, encarregados da satisfac;ao das necessidades materiais. Os homens 

encarregados de proteger Politeia, os guardioes, os predecessores dos policiais 

deveriam ser como os caes, ferozes para os estranhos, mas d6ceis para os de casa. 

No renascimento o pensador Maquiavel reafirmaria a necessidade de se 

combater o crime "Ora, o crime provoca o medo; o medo busca meios de protec;ao; 

estes reclamam partidos, e os partidos criam as facc;oes que dividem as cidades e 

originam a ruina dos Estados4
". [SIMOES JR., 1986, p. 27] 

Denota-se que a hist6ria da policia, ou das policias como preferem alguns 

autores, confunde-se com a hist6ria da organizac;ao social dos seres humanos, com 

rarissimas excec;oes.5 

3 Possivelmente o nome seja Arist6cles, Platao era apelido desde a juventude pela 
amplitude, para alguns dos ombros, para outros do conhecimento. 

4 Dos Comentarios a Primeira Decada de Tito Lfvio. 
5 Esquim6s possuem um sistema familiar patriarcal. 



15 

No livro Policia comunitaria: policia cidada para um povo cidadao, 

publicado em conjunto pelo Major Cesar Alberto Souza e o Cel. Roberson Bondaruk, 

se destaca: 

A atuagao policial esta sempre inserida no contexto da sociedade. 0 policial 
influencia o cotidiano das pessoas, mas tambem e influenciado e envolvido 
pelo dia a dia dessas pessoas. Assim, a PM, para prover a seguranga 
publica, nao pode ficar distanciada da comunidade. A instituigao tem dado 
mostras de sua capacidade de adaptagao as mudangas sociais e politicas 
dos brasileiros. [ BONDARUK; SOUZA, 2007, p.1] 

Especificamente a Polfcia Militar possui principios fundamentais que 

definem suas aspirac;oes com base na preservac;ao do passado hist6rico como fonte 

de inspirac;ao e base doutrinaria de organizac;ao e emprego das instituic;oes policiais, 

na manutenc;ao de uma estrutura calcada na hierarquia e disciplina, na 

operacionalidade, na profissionalizac;ao e na busca de uma eficacia e efetividade, 

par uma inserc;ao social. 

Atualmente, seguranc;a publica representa clamor publico, principalmente 

nas grandes cidades. Candidates postulam a cada dais anos, par um programa 

assentado em formulas magicas para melhoria desta seguranc;a, atraves de suas 

propagandas polfticas ou em suas manifestac;oes junto aos mais variados 6rgaos de 

comunicac;ao. 

0 problema de seguranc;a nao e s6 de ambito estadual, mas nacional, de 

discussao em todos e par todos os segmentos sociais. 

A violencia nas grandes cidades, consequencia de multiples fatores, 

tende a crescer, estimulando a criminalidade. 

0 mau usa dos conhecimentos cientificos e tecnol6gicos, a impunidade 

dos crimes, os crimes do "colarinho branco", tendem a crescer, gerando inquietac;ao 

coletiva, minando as potencialidades do Estado em repeli-los. 

A Polfcia Militar, muitas vezes, e a unica presenc;a do poder publico no 

seio da sociedade, e par este motivo o povo busca na Policia a suplencia do deficit 

de outros setores. Nesse momenta a Policia passa a ser o catalisador de problemas 

comunitarios, nao havendo desvio de func;ao, mas agindo como vetor para que o 

povo saiba como agir e a quem recorrer. 0 povo sentindo o poder publico afastado, 

exige daqueles que sao pagos pelos seus impastos que lhes de a devida atenc;ao. 
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Sob esta 6tica verifica-se que a Policia Militar e quem faz este contato, trazendo as 

demais estruturas do poder publico para junto da comunidade. 

Assim sendo, o povo com a ausencia de um poder publico pode ser 

adotado por pessoas ou grupos nocivos ao convfvio social. E nessa lacuna que se 

insere o programa de policia comunitaria, junto ao povo donde nunca deveria ter 

saido, este e o futuro da policia com a comunidade, ou melhor, do poder publico 

com o povo, pois hoje mais do que nunca o povo conspira com quem o protege. 

No que se refere as atividades desenvolvidas pela Policia Militar, a tim de 

manter a tranquilidade, seguranga e salubridade publicas, exige-se uma presenga 

ostensiva, diuturna, um dispositivo policial garantidor da ordem publica com atuagao 

predominantemente proativa6
, e existencia de forga policial em condigoes de atuar 

prontamente, atraves de agoes repressivas, no combate a criminalidade. 

A comunidade beneficiaria dos servigos prestados pela policia militar nao 

conhece o ordenamento doutrinario da PM, nem o seu embasamento juridico, muito 

menos lhe importa as dificuldades materiais, de pessoal ou qualquer outra pela qual 

o policial militar esteja passando. 

Quando se e vitima de um ilicito, quando se avista alguem em atitude 

suspeita, quando se encontra um estranho nas proximidades, quando se sofre um 

trauma de acidente, nessas e em semelhantes situagoes aflitivas, e que o usuario 

aciona a polfcia. 

Antecipar estas situagoes aflitivas e junto com a comunidade definir 

prioridades e o que caracteriza o policiamento comunitario, o cidadao baliza a 

atuagao da polfcia. 

Depois da fase guerreira da PMPR, quase ao final da decada de 60 sua 

atuagao voltou-se para o combate a criminalidade, as fronteiras e divisas do Estado 

ja estavam consolidadas. Anteriormente a PMPR tinha volantes que mantinham a 

ordem e evitavam invasoes. 

6 Proativa- que vem antes, do grego pro,{pronuncia pro) tal qual proa de navio. Polfcia 

proativa visa erradicar as causas da violencia, atuando de forma planejada nas mais diversas areas, 

contornando problemas s6cio-econ6micos, tudo com finalidade de nao permitir que a violencia surja. 

A policia proativa atua nos antecedentes da violencia, e nao apenas reage uma vez praticado o ato 

delituoso. 
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Com a radiopatrulha, que atuou ate o final da decada de setenta, o 

atendimento passou a ser direito ao cidadao, que acionava a PM ap6s o delito. 0 

Sistema Modular de Policiamento Urbano (SMPU) chegou junto com a decada de 

oitenta, aproximando-se da comunidade, permitindo o acionamento tambem 

pessoalmente, nao apenas ap6s os crimes acontecerem. 

Quase ao final da decada de noventa, um sistema de Totens, postos de 

parada de viaturas, com interfones, que teve curta durac;:ao, e, mais recentemente, 

pelas Estac;:oes do Policiamento Ostensive Volante (POVO), em duas versoes do 

mesmo governador, Roberto Requiao, 1990-1994 (Projeto POVO 1993) e a volta ao 

governo do Estado do Parana de 2003-2010 (Projeto POVO 2004). 

Estas formas de atuac;:ao no policiamento ostensive nao foram sendo 

substituidas umas pelas outras, mas se sobrepuseram, convivendo hoje estac;:oes 

POVO e RPA (Radio Patrulha Auto), mais ROTAM (Ronda Ostensiva Tatico M6vel) 

com equipes em m6dulos, que constituem uma base fisica para o policiamento 

comunitario. 

Quando se tem uma base fisica obtem-se uma relac;:ao de confianc;:a e de 

proximidade, o que maximiza o emprego de recursos pelas modernas teorias de 

descentralizac;:ao na execuc;:ao e centralizac;:ao no planejamento. 

A presente tese demonstrara que a base fisica e fator fundamental para o 

sucesso do policiamento comunitario, para a efetiva reduc;:ao do crime e a 

conseqOente reduc;:ao do medo do crime. 

A fim de alcanc;:ar tal objetivo o segundo capitulo apresenta a GESTAO 

COMUNITARIA DA SEGURAN<;A PUBLICA considerada neste seculo XXI a melhor 

forma de se alcanc;:ar a seguranc;:a publica no Estado democratico de Direito. 

0 terceiro capitulo RAiZES DO POLICIAMENTO COMUNITARIO NO 

PARANA reaviva a exitosa experiencia do Sistema Modular de Policiamento Urbano, 

quando o Parana teve os melhores niveis de seguranc;:a publica, de democracia, 

qualidade de vida e como foi abandonado por que era eficiente demais. A excelencia 

mata! 

0 quarto capitulo EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS demonstra que 

tanto no Japao que possui Policia Comunitaria desde 1879, quanta no Canada que 

iniciou sua experiencia em policiamento comunitario na decada de 90, a base fisica 
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Kobans e Chuzaichos no Japao, e distritos policiais no Canada, foram fatores 

fundamentais para a credibilidade do programa e sao sustentaculos para que estes 

pafses tenham os menores indices de criminalidade e violencia no mundo e os 

maiores indices de confian<;a na Policia, a ponto dos direitos de imagem da RPMC 

(Real Policia Montada do Canada) terem sido vendidos a Disney. Complementa-se o 

capitulo com as experiencias da Australia e Cingapura, onde a base ffsica tambem 

foi essencial para o sucesso do policiamento comunitario, e sao realidades mais 

pr6ximas economica e culturalmente a realidade brasileira. 

Na VOLTA DO PROJETO POVO, quinto capitulo, se discute o retorno 

dos m6dulos m6veis, os resultados qualitativos da opiniao dos gestores da 

Seguran<;a Publica no Parana e quantitativos dos usuarios, verdadeiros clientes do 

servi<;o policial e destinatarios das politicas publicas, com uma avalia<;ao da 

confianga na seguran<;a publica proporcionada pelo governo do Parana em 2007, e 

aos pianos federais anunciados para o qOinqOenio 2008-2012. 

A POLiCIA DO FUTURO compoe o Capitulo 6, onde se discute a 

tendencia do policiamento moderno frente aos pressupostos apresentados, com um 

paralelo entre a ficgao e a realidade. 

Nas CONSIDERA<;OES FINAlS a confirmagao da importancia da Base 

Fisica, que a partir da experiencia de Curitiba se mostra essencial para o 

aperfeigoamento do policiamento comunitario em implantagao no Estado do Parana. 



CAPiTULO 2 

ILUSTRA«;AO 2: CJDADE DE MARINGA, PRIMEIRO EXEMPLO BRASILEIRO DE GESTAO COMUNITARIA DA 

SEGURAN«;A PUBLICA. 
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2 GESTAO COMUNITARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

Estabelecido o principal objetivo da presente tese, demonstrar a 

importancia da base ffsica, e necessaria buscar OS pressupostos te6ricos que 

embasam essa importancia da base ffsica. 0 primeiro pressuposto e o ambiente 

onde esta base ffsica e mais util. Essencial quando a seguranga publica e gerida por 

todos, nao ha apenas agentes, mas multiples gerentes. 

Nos estados totalitarios existe uma seguranga, como a seguranga 

nacional, ou a seguranga divina, o Estado e soberano e impoe urn comportamento 

geral, interferindo na vida de todos. A seguranga publica e mantida, embora a 

viol€mcia viceje principalmente patrocinada pelo Estado. Nao e por que a lei permite 

a pena de morte que ela deixa de ser uma viol€mcia. 

Esta gestao comunitaria de seguranga publica e uma versao nao 

contaminada da Polfcia Comunitaria, sin6nimas em significado, mas com uma 

compreensao mais acessfvel aos nao estudiosos de seguranga publicae polfcia. 

2.1 0 QUE E POLfCIA COMUNITARIA? 

E comum os governantes e chefes de polfcia dizerem que irao investir na 

polfcia comunitaria, ora como panaceia para resolver todos os males, ora para se 

safarem de perguntas capciosas. 

No Brasil este termo polfcia comunitaria esta desgastado, quase ninguem 

sabe o que significa, e cada grupo pode escolher o seu proprio significado. 

Os conservadores podem dizer que polfcia comunitaria e aquilo que 

sempre fizeram, os inovadores podem dizer que polfcia comunitaria e aquilo que 

precisa ser feito, para a esquerda e a polfcia cidada, para a direita e a polfcia dos 

homens de bern que protegem a comunidade. 

Nos Estados Unidos existe urn escrit6rio central de normatizagao 

"Escrit6rio de Servigos de Policiamento Comunitario" que estabelece conceitos e faz 

o observat6rio das praticas de polfcia comunitaria. 
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Deve-se ter o entendimento que policiamento comunitario e apenas uma 

parte da "Policia Comunitaria" conforme a obra Policia Comunitaria: policia cidada 

para urn povo cidadao, onde se define: 

A atividade de Polfcia Comunitaria e um conceito mais amplo que abrange 
todas as atividades voltadas para a solw;ao dos problemas que afetam a 
seguranc;a de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas par 
6rgao governamentais ou nao. A Polfcia Comunitaria envolve a participac;ao 
das seis grandes forc;as da sociedade, freqOentemente chamadas de "os 
seis grandes". Sao eles a polfcia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a 
comunidade de neg6cios, outras instituic;oes e a mfdia. [BONDARUK; 
SOUZA, 2007, p. 48] 

Policiamento comunitario entao e uma parte do todo, e a parte da policia 

quando atuando na filosofia de policia comunitaria, a propria epigrafe do livro 

destaca: 

Do grego politeia para o latim politia, polfcia tem a ver com a organizac;ao 
polftica, conjunto de regras para beneficiar e proteger o cidadao. Temos que 
ser polfcia - cfvica e moral - intolerante com tudo aquila que pode incentivar 
a impunidade e a corrupc;ao. Quando a sociedade se assumir como guardia 
dela propria, os politicos farao questao de dizer que, sim, estao integrados 
no conjunto de normas que se chama Justic;a. Com orgulho, dirao que todos 
somas polfcia. Alberto Dines, jornalista [idem, 2007, p. vii] 

Todos temos responsabilidade, a Constituic;ao Federal tambem assevera 

"seguram;a, deverdo Estado direito e responsabilidade de todos".7 

A confusao entre policia comunitaria e policiamento comunitario e 

meramente didatica, no livro Policia Comunitiria: policia cidada para urn povo 

cidadao no titulo 2.1.2 Diferenc;a entre Policia Comunitaria e Policiamento 

Comunitario se esclarece o que seja cada uma delas. 

Uma das provaveis causas dessa confusao de termos e conceitos seria a 

obra que de 1994 a 2003 foi referenda para a implantac;ao de policia comunitaria no 

Brasil, Policiamento comunitirio: como come~ar, de TROJANOWICZ, Robert; 

BUCQUEROUX, Bonnie, traduc;ao de 1994 (1 ed. Rio de Janeiro), de Mina Seinfeld 

de Carakushansky. Tftulo original "Community policing: how to get started' cuja 

traduc;ao literal atraves do tradutor Google seria "0 Policiar da Comunidade; Como 

comec;ar comec;ado" uma versao mais parecida com o que pretendia originalmente o 

autor poderia ser Gestio Comunitaria da Seguran~a: Como come~ar do inicio. 

7 Artigo 144, caput, CF 1988. 
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Pois a Policia Comunitaria e sinonima de "gestao comunitaria da 

seguranc;a publica", atraves de seus conceitos se observa que o termo "policia 

comunitaria" e empregado quando se trata de uma filosofia da qual a policia e 

apenas uma parte, a comunidade, os politicos, a justic;a, o poder publico, a 

imprensa, a sociedade civil organizada e ate a sociedade civil desorganizada se 

unem para controlar o crime, diminuir a violencia e aumentar a seguranc;a. Filosofia 

e estrategia - pensar e agir. 

Thomas C. Frazier (1999, p.4) do Escrit6rio de Servic;os de Policiamento 

Comunitario"8 definiu o Community Policing como: 

Quando uma agencia de polfcia e cidadaos obedientes a lei trabalham 
juntos para realizar quatro tarefas: 

i - prender criminosos; 
ii - inibir a criminalidade; 
iii - solucionar problemas existentes e 
iv - melhorar a qualidade de vida da comunidade. 

lmportante neste conceito destacar a particula conjuntiva e, soma-se a 

agencia de policia e os cidadaos obedientes a lei. Na visita que fez ao Brasil em 

19999 Frazier destacou que a implantac;ao de urn programa de policia comunitaria 

depende 50% da comunidade e 50% da Policia. Nas suas pr6prias palavras: 

"A polfcia comunitaria ja existe ha 15 a nos nos Estados Unidos. Mas ela nao 
funciona da mesma maneira em todos os Estados. Uns estao mais 
adiantados e outros nao. A responsabilidade par essa mudanc;;a de filosofia 
e de toda a sociedade. E 50% da polfcia e 50% da comunidade" [1999,p. 7] 

0 policiamento dirigido a comunidade levara naturalmente a urn governo 

dirigido a comunidade. A aplicac;ao da lei se torna urn elo fundamental, as policias 

vinculam agencias de governo, associac;oes de bairro, comunidades empresariais e 

organizac;oes de valor para assegurar que os bairros sejam locais seguros e 

produtivos. 

8 lntegrante do Departamento de Justic;;a em Washington. Em 1999 Thomas Frazier 
era responsavel pela implantac;;ao da polfcia comunitaria em todos os Estados Unidos, ana que visitou 
o Brasil. (SP e PE) 

9 1 Forum lnternacional de Polfcia Comunitaria e Direitos Humanos, de 3 a 5 de 
novembro, Anhembi, Sao Paulo. 
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0 Professor Doutor George Felipe de Lima Dantas 10 foi urn dos primeiros 

no Brasil a definir gestao comunitaria da seguranc;a publica como sinonimo de 

policia comunitaria: 

A "equa9ao" que orienta a gestio comunitaria da seguran~a publica [sem 
grifo no original] envolve como variaveis basicas as necessidades da 
comunidade e os recursos tecnicos e politicos disponfveis para os agentes 
da seguran9a publica. Suas premissas basilares sao a confian9a e a 
capacidade de coopera9ao entre os agentes da seguran9a publica e os 
membros da comunidade. [DANT AS, 2004, p.3] 

2.1.1 Conceito de Policia Comunitaria 

TROJANOWICZ11 E uma filosofia e estrategia organizacional que 

proporciona uma nova parceria entre a populac;ao e a policia. Baseia-se na premissa 

de que tanto a policia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, 

priorizar e resolver problemas contemporaneos tais como crime, drogas, medo do 

crime, desordens ffsicas e morais, e em geral a decademcia do bairro, como objetivo 

de melhorar a qualidade geral da vida na area. [TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 

1999, p. 19] 

2.2 0 QUE E POLICIAMENTO COMUNITARIO? 

Sao as ac;6es da polfcia que age proativamente que tern por filosofia e 

estrategia a policia comunitaria. E sin6nimo de policia preventiva, policia interativa, 

policia cidada. 

De acordo com o artigo Community Policing: Would you Know It If You 

Saw It? (Policiamento Comunitario: Voce Saberia se Voce Visse?), de Hartman e 

colaboradores (1988), apud Dantas o chamado "policiamento comunitario", incluiria, 

essencialmente: 

1° Coordenador de Ensino do Nucleo de Seguran9a Publica (NUSP) das Faculdades 
lntegradas de Brasilia, Distrito Federal. 

11 Robert Trojanowicz foi um pioneiro internacional renomado na comunidade que 
iniciou o policiamento comunitario, falecido em 1994, teve suas ideias defendidas par Bonnie 
Bucqueroux, com quem trabalhou par mais de uma decada. 
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(i) o envolvimento da comunidade no processo decis6rio da gestao da 

seguranc;a publica, 

(ii) a descentralizac;ao dos 6rgaos de execuc;ao da seguranc;a publica, 

(iii) a resoluc;ao de problemas especificos da comunidade e 

(iv) acima de tudo, urn maior respeito pelas comunidades, principalmente 

em suas aspirac;oes especificas par seguranc;a. [DANTAS, 2007, p. 2] 

Em Bondaruk e Souza, obra ja citada, definiu-se que no policiamento 

comunitario a policia militar atua no policiamento ostensive especffico em bairros 

divididos em subsetores, com policiais atuando, via de regra, sozinhos em viaturas, 

de bicicleta, a cavalo ou a pe, num sistema interativo com a comunidade, atraves do 

policiamento voltado para a soluc;ao dos problemas apontados pela comunidade; a 

policia civil atua em sua missao de policia judiciaria dando o devido 

encaminhamento as situac;oes que lhe forem apresentadas, buscando sempre que 

possivel dar prioridade de atendimento aos policiais comunitarios, visando 

estabelecer condic;oes de confiabilidade no sistema comunitario, reforc;ando as 

possibilidades de engajamento da comunidade; [2007, p. 35] alem de se referir a 

participac;ao da policia dentro da policia comunitaria, o policiamento comunitario 

deve respeitar os principios do policiamento comunitario: 

a. Filosofia e estrategia organizacional; 

0 Policiamento Comunitario e ao mesmo tempo filosofia e uma estrategia 

organizacional que busca a participac;ao da comunidade num trabalho conjunto com 

a policia, na busca de soluc;oes para os altos indices de criminalidade, 

contabilizados hoje. 

b. Comprometimento com a concessao de poder a comunidade (Nao ha 

cidadania sem participac;ao); 

A reduc;ao do medo do crime, a reversao da decadencia da vida 

comunitaria e da qualidade geral de vida no meio urbana, passam necessariamente 

par urn trabalho conjunto, onde a comunidade pode influenciar as politicas de 

Seguranc;a Publica, a serem envidadas pelos 6rgaos policiais, deles recebendo a 

prestac;ao de servic;o na qualidade que o povo brasileiro merece. 

c. Policiamento descentralizado e personalizado; 
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Atraves de um cantata pessoal e direto do policial comunitario, 

diariamente com as pessoas da comunidade, e prestado um servigo personalizado e 

adaptado para a necessidade de cada cidadao que recorre ao servigo policial 

comunitario, sendo ali mesmo, de forma descentralizada do comando da unidade 

policial da area, decidida qual medida deve ser tomada para o atendimento 

requerido. 

d. Resolugao preventiva de problemas a curta e em Iongo prazo; 

0 trabalho do policial comunitario vai muito alem do mero atendimento 

reativo de ocorrencias policiais. Em seus cantatas diaries com a comunidade, com 

criatividade e ajuda desta mesma comunidade, o policial encontra solugoes viaveis 

para problemas do dia-a-dia das pessoas, mesmo que nao sejam estes 

necessariamente problemas policiais, mas que em muitas vezes viriam a ser, 

reduzindo ou eliminando no curta e no Iongo prazo as consequencias de tais 

problemas. 

e. Etica, legalidade, responsabilidade e confianga; 

0 policiamento comunitario se ap6ia numa relagao de confianga 

estabelecida e fortalecida aos poucos entre povo e policia. Tambem a fixagao do 

policial a um determinado espago geografico fara com que atitudes ilegais ou 

arbitrarias nao sejam par ele praticadas, posto que seja conhecido de todos, o que 

reforga a importancia da atuagao do policial de unidade de area sabre o policial de 

unidade especializada. Anonimo e desconectado dos problemas daquela 

comunidade, o policial de unidade especializada nao tera o mesmo cuidado no 

atendimento de ocorrencias policiais. Para o policial comunitario cada vez mais se 

despertara um sentimento de respeito a etica do servigo policial. Da mesma forma 

os integrantes da comunidade, principalmente jovens, par quem o policiamento 

comunitario tera especial atengao, se sentirao induzidos a proceder com 

responsabilidade dentro da legalidade considerando que sao conhecidos 

pessoalmente pelo policial. 

f. Extensao do mandata policial; 

0 policial comunitario extrapola a sua fungao predominantemente reativa, 

atuando mais preventivamente. A reatividade e a forga repressiva de qualquer 
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policial permanecem no policial comunitario, sao indispensaveis, mas estas deixam 

de ser a tonica da vivencia profissional. 

g. Ajuda para as pessoas com necessidades especfficas; 

0 policiamento comunitario amplia as relac;:oes polfcia-comunidade, 

passando a atuar na soluc;:ao de problemas que vao desde o aconselhamento e 

resoluc;:ao de conflitos interpessoais, ate atuac;:oes na area de assistencia social, no 

amparo daqueles mais necessitados como jovens em conflito com a lei, mulheres, 

velhos, pobres, deficientes, sem teto; valorizando o respeito a vida daquelas 

pessoas mais vulneraveis e menos assistidas dentro do tecido social. 

h. Criatividade e apoios basicos; 

Sem esquecer os beneficios da tecnologia, o policiamento comunitario 

tenta apresentar formas simples e criativas de ajuda para a soluc;:ao de problemas 

que preocupam as pessoas da comunidade. 

i. Mudanc;:a interna; 

A implantac;:ao do policiamento comunitario envolve o engajamento de 

todo o sistema de seguranc;:a publica exigindo mudanc;:as na forma de encarar o 

papel da polfcia dentro da comunidade. Sem negar os beneficios do trabalho 

tradicionalmente feito pelas corporac;:oes envolvidas, busca-se atrair e convencer 

seus integrantes de que uma nova e revitalizada estrategia de atendimento a 
comunidade precisa ser implementada. 

j. Construc;:ao do futuro; 

A valorizac;:ao do sentimento de comunidade, a forma simples e criativa 

para a resoluc;:ao de problemas comunitarios, a relac;:ao de confianc;:a estabelecida 

entre povo e polfcia e, principalmente, a assunc;:ao definitiva da comunidade em seu 

posto de coadjutor nas questoes de seguranc;:a publica apontam para a esperanc;:a 

de urn futuro melhor para todos. 

A sociedade pode tornar-se melhor aqui e agora. Depende de todos. 

0 "policiamento comunitario", como pratica, e ainda obra incompleta e de 

curta experiencia. Como ideia, porem, sintetiza a essencia da missao da Policia 

Militar. [2007, p. 49- 53] 
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A qualidade de vida da populagao em um pals de complexas carencias e 

um tema bastante diffcil de ser abordado, mas possfvel de ser discutido quando a 

polfcia busca assumir o papel de interlocutor dos anseios sociais. 

E precise deixar claro que para o sucesso do policiamento comunitario e 

necessaria que todas as forgas vivas da comunidade assumam um papel relevante 

na sua propria seguranga enos servigos ligados ao bern comum. 

2.3 0 QUE NAO E POLICIAMENTO COMUNITARIO 

TROJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1999, no titulo 0 que o policiamento 

comunitario nao e apresentam a compreensao do que nao e policiamento 

comunitario, em resume: 

a. Nao e uma tatica, nem tecnica, nem tampouco um novo programa, mas 

sim um novo modo de apresentar o servi<;o a comunidade. 

b. Nao e s6 um servi<;o de relagoes publicas, mas sim um servi<;o 

personalizado, a melhoria nas relagoes publicas e um agradavel 

subproduto. 

c. 0 policiamento comunitario nao e antitecnologia, mas sim usam a 

tecnologia quando permitem que os policiais tenham o tempo mais 

livre para resolugoes de problemas. 

d.Nao e condescendente com o crime, pois os policiais fazem prisoes e 

outros servigos comuns a profissao como qualquer outro policial, mas 

antes de tudo se envolvem com a comunidade em iniciativas 

preventivas de curto e Iongo prazo. 

e.O policiamento comunitario nao e espalhafatoso, comum aos grupos de 

elite (SWAT) que enchem as manchetes quando atuam, mas 

complementa estes esforgos atacando os problemas cr6nicos que 

exigem solugao de Iongo prazo. 

f. 0 policiamento comunitario nao e paternalista, desloca 0 papel de 

"polfcia especialista", detentora de todas as respostas para o de 
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"parceira", num esfon;o para tornar o local mais seguro de viver e 

trabalhar. 

g.O policiamento nao e uma instituigao isolada dentro da instituigao 

policial, mas sim uma estrategia geral. Embora os policiais 

comunitarios possam ser, as vezes, o sfmbolo mais visfvel do 

engajamento ao policiamento comunitario. 

h.O policiamento comunitario nao e perfumaria. Ele lida com problemas 

reais: crimes graves, drogas ilfcitas e outros. 0 policiamento 

comunitario ataca estes problemas nao permitindo que se instalem ou 

cresgam. 

i. 0 policiamento comunitario nao e urn enfoque de cima para baixo, pois 

transfere mais poder, autoridade e responsabilidade para o nfvel 

operacional. 

j. 0 policiamento comunitario nao e apenas urn nome a mais para o 

trabalho de servigo social. Embora sempre os policiais estivessem a 

ajudar as pessoas com necessidades especiais, o policiamento 

comunitario formaliza e promove a resolugao de problemas 

comunitarios, aliados ao componente de repressio. 

k. Policiamento Comunitario nao e concebido para favorecer os ricos e 

poderosos. 0 objetivo e que a polfcia nao fique distante da 

comunidade, mas que se torne integrante ativa da comunidade. 

I. 0 policiamento comunitario nao e seguro. 0 policiamento comunitario 

inclui implicitamente a possibilidade de incorrer em fracassos e 

cometer erros. 

m. 0 policiamento comunitario nao e uma formula magica e rapida ou 

uma panaceia. Embora seja urn processo criativo na resolugao de 

problemas com base na comunidade, entende que as solugoes as 

vezes nao serao imediatas, mas sim e urn investimento em Iongo 

prazo, buscando no futuro a melhoria na qualidade de vida. 

Especialmente envolvendo os jovens neste novo modo de atuar. Os 

resultados podem levar anos para serem devidamente avaliados. 
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n.O policiamento comunitario nao e apenas urn nome a mais para outras 

iniciativas da policia tais como a prevengao do crime, as relagoes da 

policia com a comunidade ou o policiamento atraves da resolugao de 

problemas. Tais iniciativas ap6iam-se em equipes especialistas, 

quando a filosofia do policiamento comunitario exige que os policiais 

expressem atengao e sensibilidade com as preocupagoes dos 

cidadaos, alem disso, importam em permitir que os policiais sejam 

responsabilizados nos seus comportamentos perante as pessoas. [p. 

15-22] 

Os autores ap6s essas consideragoes deixam clara que mesmo havendo 

resolugao de problemas da comunidade, se nao houver a participagao da 

comunidade em todas as fases da atuagao da polfcia nao havera policiamento 

comunitario. 

Aqui mais urn motivo para a confusao reinante entre policia comunitaria e, 

policiamento comunitario, este sempre integrante daquele. 

2.4 SEIS GRANDES 

TROJANOWICZ e BUCQUEROUX, (1999, p. 3) para a atuagao da policia 

comunitaria, consideram importante que sejam identificados seis grandes grupos, 

que trabalhando em conjunto, assegurem o exito de qualquer esforgo de 

policiamento comunitario. 

i. 0 departamento de policia - todos, da mais alta patente ate os 

funcionarios civis. 

ii. A comunidade - lideres comunitarios, igrejas, educadores e os 

cidadaos de rua. 

iii. Autoridades civicas eleitas - prefeitos, vereadores e funcionarios. 

iv. A comunidade de neg6cios - da tendinha de frutas da esquina ate 

as grandes empresas. 

v. Outras instituigoes - publicas e privadas e sem fins lucrativos. 

v1. Mfdia - eletronica e escrita. 
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2.5 CONSEG 

Editado pela AMARRIBO, Amigos Associados de Ribeirao Bonito, com 

apoio do institute Ethos e da Transparencia Brasil, 0 Manual Anticorrupc;ao, afirma: 

"0 exercicio da cidadania pressupoe indivfduos que participem da vida comum. 

Organizados para alcanc;ar o desenvolvimento do local onde vivem, devem exigir 

comportamento etico dos poderes constituidos e eficiencia nos servic;os publicos". 

[2007, p. 2] 

Essa participac;ao pode ser Individual: "E uma constante busca dos 

melhores caminhos e o aproveitamento de todas as oportunidades para 

conscientizar os outros e para cobrar a participac;ao de todos". Ou ainda, coletiva: "E 
exercida atraves da integrac;ao em qualquer grupo social". A forc;a do grupo 

compensa a fraqueza do individuo. 0 grupo sempre consegue mais do que qualquer 

de seus integrantes conseguiria agindo isoladamente. [idem] 

No final da decada de 60 um pensador canadense chamado Marshall 

Macluhan 12 disse que: "0 meio e a mensagem"13
. Ele expressou que as verdadeiras 

mensagens de um meio sao as mudanc;as por ele produzidas no contexto em que 

esta inserido. Segundo ele, as sociedades tem sido modeladas muito mais pelo tipo 

de meios com os quais os seus cidadaos se comunicam do que pelo conteudo da 

sua comunicac;ao. Os meios modificam o ambiente e, a partir deste momenta, 

suscitam novas percepc;oes sensoriais. [POMBO, 2006, p. 8] 

Desse contexto podemos avaliar a importancia dos Conselhos 

Comunitarios de Seguranc;a - os CONSEG, tanto pela mensagem - Estamos 

preocupados com o nosso Bairro quanta pelo meio como essa mensagem e 

repassada, a uniao dos cidadaos em prol da seguranc;a, da paz social, do exercicio 

salutar da cidadania. 

0 governo do Parana no Plano Estadual de Seguranc;a prescreve: 

Dentro da ideia de que e priorit3rio criar, incentivar, orientar e reforc;ar os 
Conselhos Comunitarios de Seguranc;a (CONSEGs) foi recentemente 
promulgado decreta governamental regulamentando-os. 0 Estado do 
Parana foi sede dos primeiros Conselhos Comunitarios de Seguranc;a do 

12 Marshall Macluhan foi soci61ogo e comunic61ogo canadense, 1911 - 1980. 
13 Em co-autoria com Quentin Fiore, Mcluhan publicou em 1967 uma obra com o titulo, 

The Medium is the Message: An Inventory of Effects, Harmondsworh: Penguin. 



31 

Brasil, nas cidades de Londrina e Maringa. Tais organismos partem da 
premissa democratica de que a comunidade organizada tem muito mais 
fon;a e capacidade de influir nos rumos das polfticas publicas. A 
participac;:ao da comunidade, compartilhando com o Poder Publico a 
elaborac;:ao dos diagn6sticos dos problemas de Seguranc;:a, a formulac;:ao 
das orientac;:oes de combate a eles, e a avaliac;:ao dos resultados, e tao 
importante quanta a reivindicac;:ao, junto a ele, de meios e fins. Trata-se de 
introjetar no cidadao o conceito de seguranc;:a como dever do Estado, mas 
responsabilidade de todos. [PARANA, 2003, p. 16] 

Em panfleto elaborado pela SESP Parana, em 1984, se explica 

didaticamente 0 que sao OS Conselhos Comunitarios de Seguranc;a: 

Grupos de pessoas do mesmo bairro ou da mesma cidade que se reunem 
para estudar seus problemas de seguranc;:a e proper as soluc;:oes. 0 
CONSEG conselho comunitario de seguranc;:a publica e uma grande 
ferramenta de organizac;:ao social e de exercfcio da cidadania. (PARANA, 
1984, p. 1] 

Deve haver a noc;ao de que a comunidade organizada tern muito mais 

forc;a que atos isolados e individuais, inclusive quanto a reivindicac;oes, e aqueles 

que se preocupam com o bem-estar de suas famflias tern o dever de participar de 

atividades que venham a melhorar as condic;oes do meio em que vivem. Ao sair para 

viajar ou passear teme-se pela casa que pode ser arrombada; na rua o medo de 

assaltos e, mesmo no lar nao se sente completamente seguro, algo precisa mudar. 

Por isso, o CONSEG e uma grande ferramenta de organizac;ao social e 

de exercicio da cidadania. 

A principal func;ao de um CONSEG e a organizac;ao da comunidade que 

representa. Tern tambem como objetivo basico a busca da soluc;ao para problemas 

que afetam esta comunidade, melhorando a sua auto-suficiencia e, s6 entao, 

quando absolutamente impossivel a este, exigir a participac;ao de 6rgaos estatais 

prestadores de servic;o. 

0 CONSEG tern papel decisive, pode inverter esta cultura perversa que 

transforma seres humanos em criminosos, pelo simples fato de nao terem opc;ao. Os 

empresarios podem disponibilizar algumas horas em sua empresa para que meninos 

pobres aprendam a operar computadores. Podem ser criadas escolas de trabalhos 

manuais onde pessoas humildes tenham acesso a alguma profissionalizac;ao. 

Voluntaries podem compor uma escola noturna para analfabetos. A comunidade em 

mutirao pode reaproveitar um terreno publico abandonado e fazer uma pequena 
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cancha de esportes. A comunidade pode tambem criar uma balsa de empregos. 

Grupos religiosos podem compor equipes de visitas a idosos que moram sozinhos 

ou abandonados pela sua familia. Assim de forma simples e barata o CONSEG 

pode acolher grupos com necessidades especfficas, eliminando conflitos que 

venham a gerar ocorn3ncias policiais. 

2.5.1 0 primeiro Conselho Comunitario de Seguranc;a do Brasil 

Em 1982 na cidade de Londrina houve a criac;ao de um conselho 

comunitario de seguranc;a, mas de durac;ao efemera, conforme relatado em livro ja 

citado. Maringa criaria o seu logo a seguir, alcanc;ando ampla divulgac;ao pela mfdia 

(Programa Fantastico) e ate hoje (2007) e atuante: 

Em Maringa, no dia 05 de maio 1983, componentes de Clubes de Servi9o, 
da Ma9onaria, medicos, advogados, representantes da Prefeitura, do 
lnstituto Brasileiro do Cafe (IBC) em Maringa, no dia 05 de maio 1983, 
componentes de Clubes de Servi9o, da Ma9onaria, medicos, advogados, 
representantes da Prefeitura, do lnstituto Brasileiro do Cafe e do 4. 0 

Batalhao reuniram-se na sede do IBC e decidiram pela cria9ao do Conselho 
Comunitario de Seguran9a, sendo que dos presentes na reuniao, alguns ja 
passaram a fazer parte da primeira Diretoria quando ela foi mais tarde 
constitufda legalmente. 
A ideia para a cria9ao desse Conselho partiu de um dialogo entre o Prefeito 
Municipal e Oficiais Superiores da PMPR que em nome do Comandante
Geral, estiveram em Maringa para ouvir as reivindica96es e apresentar 
sugestoes ao Chefe do Poder Executivo visando amplia9ao do policiamento 
ostensivo. [BONDARUK; SOUZA, 2007, p. 123] 

Mesmo que no bairro nao haja um CONSEG, a comunidade pode se 

organizar em comiss6es pr6-seguranc;a, clubes de servic;o podem encetar 

campanhas como o vizinho solidario, do Rotary Club lnternacional, campanhas e 

mobilizac;oes contra a violencia ou pela Paz, ou fazer reclamac;oes especfficas. A 

participac;ao comunitaria e ao mesmo tempo um direito e um dever, inerentes a 
cidadania. 
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2.6 A BASE FfSICA 

Os princfpios ja citados no policiamento comunitario (item 2.3, p. 28), 

devem estar em consonancia com os seguintes aspectos: 

a) Presen~a real do policiamento ostensive; 

Como fator inibidor de vontades-delinqi.i€mcia 14
, o melhor patrulhamento 

executado eo ape, de motocicleta ou bicicleta- "Ver e ser visto". 

b) Decisao conjunta; 

Da PM e dos moradores sobre os locais e horarios de real necessidade 

dessa presen<;a; para tanto, o Comandante devera reunir-se, no minima, uma vez 

por mes com as lideran<;as do bairro e discutir os problemas. 

c) Base fisica como suporte do policiamento comunitario; 

0 Modulo Policial torna-se o centro de recebimento de moradores do 

bairro; os policiais comunitarios com os moradores passam a vivenciar os mesmos 

problemas. 

Convivendo, passam a resolver juntos os problemas de Defesa Social. 

Ao mesmo tempo, a base ffsica do Modulo torna-se um referencial -

centro irradiador de recursos, pelo patrulhamento. 

Uma das vantagens do policiamento comunitario e que os moradores nao 

precisam mais sair do bairro para tentar resolver problemas de seguran<;a. 0 Modulo 

tem um comandante. Passa a existir alguem para discutir os problemas no proprio 

bairro. 

d) Nova atitude social; 

Permanentemente deve-se conscientizar os policiais comunitarios e os 

moradores do bairro para que busquem a soma de esfor<;os, pois ambos possuem o 

mesmo objetivo: Preven~ao. 

0 Policiamento Comunitario e mais preventive e educative. Pessoas 

educadas sao amigas da Lei e da Ordem. 

e) Compromisso com o bairro; 

14 Para haver um crime e necessano, o cnmmoso, vontade de delinqOir, e a 
oportunidade. A presenc;a de vigilancia retira a oportunidade. 
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Os policiais sao patrulheiros comunitarios do bairro e nao plantoes ou 

protetores das instalac;oes do quartel. 

f) Prote~io ao inocente; 

Antes de pensar na prisao do culpado deve-se evitar o crime. As prisoes 

do Estado estao abarrotadas. 0 Judiciario nao consegue julgar todos os 

delinquentes. Delegados nao conseguem apurar todos os crimes. A ocorrencia de 

um crime custa muito caro. Evitar crimes protege os cidadaos de bern e e mais 

barato 15
. 

g) Procedimentos preventivos e nio repressivos no bairro; 

0 Policial comunitario nao deve participar de batidas-policiais e de blitz, 

tal como se fossem dais pratos de uma mesma balanc;a, na medida em que se 

treinam homens para enxergar a cidadania das pessoas, nao e possfvel treina-los 

para enxergar somente a delinquencia ou marginalidade das pessoas. 

0 rastreador das batidas e das blitzes esta essencialmente voltado para a 

pronta restaurac;ao que implica em abordagens, imobilizac;ao, identificac;ao, buscas, 

apreensoes e prisoes - retirando-se em seguida, sem maiores explicac;oes. 

Tais procedimentos, opostos, devem ser mantidos em pessoas diferentes. 

h) Compromisso com o momento presente; 

Desde o primeiro item, a presenc;a real do policiamento ostensive, se 

verifica que a seguranc;a objetiva deve estar em evidencia. 

A palavra seguranc;a vern do latim, secure, que significa sem medo. 0 

indivfduo ao sentir o medo da agressao, e sem conseguir perceber-se Ionge da 

interac;ao com outras pessoas, viu-se na necessidade de criar uma instituic;ao que 

trouxesse para ele a cognic;ao de seguranc;a atraves da organizac;ao policial. 

A seguranc;a e uma sensac;ao que pode ser internalizada pelo sensorial, 

ou seja, - eu vejo o profissional de seguram;a na minha rua, no meu bairro, proximo 

da minha casa. Assim sinto-me seguro. 

Jean Piaget em seus estudos do desenvolvimento infantil, mais 

especificamente no primeiro estadio de inteligencia sens6rio-motora, diz da 

construc;ao do real que e a consciencia da representac;ao ou exteriorizac;ao do 

15 Para os especialistas, cada d61ar gasto em prevent;:ao economiza U$ 5,00 em 
repressao. 
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objeto. Nesse periodo de desenvolvimento, remete a necessidade que a pessoa 

tem, em atraves do sens6rio-visao, condicionar ou internalizar a ideia de seguranc;a, 

para quando nao ver, saber (cognic;ao) que existe. [DOLLE, 1974, pp. 77, 93] 

Analogamente se a populac;ao ve constantemente o policial, ou sua 

representac;ao na Base Fisica, (para os curitibanos o modulo) estara introjetando a 

seguranc;a (sensac;ao) e imagina - quando houver necessidade ele logo estara 

presente. 

A reduc;ao do medo, o sentir-se seguro acarreta comportamentos de 

menor agressividade, verificando-se possivelmente um nivel mais adequado de 

compreensao e ajuda mutua. 

2.6.1 Base Comunitaria de Seguranc;a 

No Estado de Sao Paulo a estrategia para implantac;ao do policiamento 

comunitario foi lastreada em bases fisicas denominadas "Base Comunitaria de 

Seguranc;a", conforme as instruc;oes normativas de 2000, que em resumo 

apresentam: 

A Base Comunitaria de Seguranc;a constituir-se-a numa base operacional, 

celula de policia comunitaria, que visa a congregar e atender a comunidade local, 

tornando-se um leone referencial, integrando as demais atividades praticadas pela 

corporac;ao, pela comunidade e demais 6rgaos publicos que se fac;am necessarias a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade local. 

A Base Comunitaria de Seguranc;a (BCS) difere dos Postos Policiais 

Militares (PPM) nos seguintes aspectos: 

a.O PPM admite um numero minima de efetivo (em torno de 02 policiais 

por turno). E exclusivamente um posto policial, pais suas instalac;oes 

e condic;oes de atuac;ao nao admitem a integrac;ao social local; 

b.A Base Comunitaria e proativa e possibilita a integrac;ao do cidadao, o 

PPM e reativo, pais atua apenas quando acionado; 
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As BCS devem ser o enderego de refer€mcia profissional dos policiais 

militares encarregados da prevengao comunitaria e do policiamento ostensive e 

tambem deve ser amplamente divulgado. 

atividades: 

As Bases Comunitarias de Seguran<;a devem desenvolver as seguintes 

a.Os policiais militares que estiverem lotados na BCS procederao ao 

atendimento normal de ocorrencias e prestarao informa<;6es e outros 

servi<;os, atuando conjuntamente com as diversas modalidades de 

policiamento desenvolvidas pela Corporagao; 

b.A atua<;ao do policiamento comunitario deve ser continua e 

permanente, de modo a nao sofrer solu<;ao de continuidade na 

interagao entre a polfcia e comunidade. Para tanto, e importante 

estabelecer-se urn processo flexfvel do emprego de policiais, de 

forma a coibir as necessidades da comunidade. 

Detectando anormalidades que possam contribuir para o 

comprometimento da seguran<;a publica, os policiais deverao acionar os 6rgaos 

Publicos localizados em sua area para a solugao da anormalidade. Tais 

anormalidades sao assim identificadas: 

a.Falta de limpeza e/ou muramento em terrenos baldios; 

b. Deficiencias de iluminagao publica e pavimenta<;ao; 

c. Necessidade de modificagoes na arquitetura via ria e/ou sinalizagao de 

trans ito; 

d.Necessidade de altera<;ao nos itineraries de transporte urbana de 

massa; 

e.Necessidade de atendimento de dependentes de alcool e drogas; 

f. Trafico e uso de drogas; 

g.Riscos de desabamento; 

h.Vazamentos de agua ou gas; 

i. Pessoas ou vefculos abandonados; 

j. Animais abandonados ou que representem riscos para a comunidade; 

k.lm6veis abandonados; 



I. Higiene publica; 

m. Necessidade de assistencia a crianc;as e adolescentes; e 

n. Perturbac;ao do sossego publico. 
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Conhecer os principais problemas locais (legais e sociais) visando 

orientar e encaminhar os cidadaos adequadamente para a resoluc;ao desses 

problemas; 

Desenvolver urn trabalho preventive de cantata e orientac;ao a 
comunidade local par intermedio das seguintes entidades: 

a. Ministros religiosos das diversas igrejas; 

b.Lideres de clubes de servic;os e associac;oes de benemerencia e 

comunitarias; 

c. Profissionais liberais residentes ou estabelecidos no bairro; 

d.Setor bancario; 

e.lndustriais e comerciantes; 

f. Profissionais da area de educac;ao; 

g.Profissionais do meio artistico; 

h.Profissionais que trabalham em servic;os essenciais (transporte publico, 

saneamento basico, saude e assistencia social, meio ambiente, 

agricultura e abastecimento); 

i. Policia Civil, Forc;as Armadas, Guardas Municipais e vigilancias 

particulares que atuam diretamente em sua area de atribuic;ao; 

j. Entidades sindicais e representativas de segmentos de trabalhadores; 

k. Entidades nao-governamentais, especialmente as que se dedicam a 
protec;ao de minorias e segmentos sociais fragilizados; e 

I. Entidades sociais de qualquer natureza, que promovam comites, 

f6runs, seminaries, sabre a questao da ordem publica nos seus 

variados setores (transite, meio ambiente, educac;ao e semelhantes); 

Visitar os locais onde ocorreram delitos, durante a sua ronda, 

especialmente os de natureza grave, para obter informac;oes sabre o desempenho 

operacional do atendimento da PM; 
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Reportar-se aos seus superiores imediatos sabre as necessidades, 

informac;oes e sugestoes oferecidas pela comunidade e as orientac;oes e 

providencias por ele adotadas. 

A norma descreve as desvantagens e as vantagens das Bases 

Comunitarias de Seguranc;a em t6picos distintos, os quais podem ser resumidos 

conforme a tabela a seguir: 

TABELA 1- DESVANTAGENS E VANTAGENS DAS BCS. 

Restric;oes quanta a construc;ao das 

instalac;oes (Estado ou comunidade) 

bern como os seus custos; 

Disseminac;ao de Bases Comunitarias 

identificando estas como a unica 

alternativa para melhorar a seguranc;a 

publica; 

icone de referenda (e de facil acesso e 

simples identificac;ao visual); 

Descentraliza a esfera operacional do 

programa, conforme novas tendencias da 

teoria geral da administrac;ao; 

Despreparo de poucos profissionais Quando bern estruturado torna-se uma 

que nao interpretam o fator preventive variavel positiva de elevac;ao da auto

das Bases transformando-as em estima do policial militar; 

guaritas patrimoniais; 

0 interesse coletivo equivocado 

podera propiciar urn tipo de 

policiamento privilegiado que atendam 

apenas alguns; 

A inobservancia de urn criteria tecnico 

de selec;ao "do homem certo no Iugar 

Quando bern explorado na esfera do 

relacionamento humane, torna-se urn fator 

de aproximac;ao natural da comunidade 

local e da instituic;ao Policia Militar; 

Propicia a participac;ao e atuac;ao de outros 

6rgaos publicos, fazendo com que a 

certo" acarretara 

desfavoraveis; 

resultados comunidade entenda que algumas ac;oes 

dependem de outros 6rgaos publicos; 

Oportunismos e interesses locais A Base Comunitaria podera abranger 

podem sobrepor o interesse coletivo. varies subsetores com poucos recursos e 

utilizando as modalidades de policiamento 

a pe, de bicicletas, motocicleta. 

FONTE: SAO PAULO, PM ESP, 2000 [P. 9 E 1 0] 
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3 RAiZES DO POLICIAMENTO COMUNITARIO NO PARANA 

Conforme vista no capitulo anterior a atuac;ao das policias nos estados 

democraticos de direito no seculo XXI se caracteriza pela gestao comunitaria de 

seguranc;a publica. 

0 Estado do Parana, e principalmente a cidade de Curitiba, chamada de 

capital modelo, talvez por sua vocac;ao em servir como teste para varios produtos, 

lanc;ou diversos melhoramentos urbanos. Em sede de exemplo: 6nibus com vias 

exclusivas, ruas de pedestres, lombadas eletronicas, mini-bibliotecas nos bairros 

(far6is do saber), teatros, parques e espac;os de lazer em antigas pedreiras, dentre 

outras. 

No Brasil os primeiros experimentos de Gestao Comunitaria da 

Seguranc;a Publica aconteceram neste Estado, e o primeiro modelo de policiamento 

comunitario se deu em Curitiba, com o revolucionario Sistema Modular de 

Policiamento Urbano- SMPU. 

3.1 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO DO PARANA 

Com a evoluc;ao das policias militares de tropas pagas, no Brasil Colonia, 

a condic;ao de policia de preservac;ao da ordem publica, na Nova Republica, a 

missao das policias militares adaptou-se as necessidades da missao a ser cumprida. 

Na decada de 80 a Policia Militar do Parana instalou m6dulos policiais 

militares em toda a cidade de Curitiba, e nas principais cidades do interior do 

Parana, numa atitude que demonstrava uma mudanc;a extraordinaria. Nas duas 

decadas que antecederam, a populac;ao nao podia nem passar em frente dos 

quarteis, e a partir de 1980 a PMPR estava proxima de cada cidadao. 

As conjunturas sociais, a resistEmcia interna, natural das organizac;oes, o 

conservadorismo militar, e a falta de investimentos na Seguranc;a Publica quase 

extinguiram o servic;o, mas a comunidade cobrava uma decada de promessas. 
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Em 1993, com nova roupagem, novo nome e novas recursos 

tecnologicos, o modulo movel prometia levar a PMPR a cada bairro de Curitiba, com 

o Projeto POVO, que logo se estendeu para outras cidades do interior. 

Mas o novo sistema tambem nao vingou, faltaram recursos, a 

manutenc;ao dos telefones celulares era muito alta, o recrudescimento da viol€mcia, 

a necessidade em combater as ameac;as rurais, logo o projeto POVO estava 

esquecido e surgia uma nova promessa: Os Totens. 

A concepc;ao destes, em 1998 seria uma primeira fase do policiamento 

interativo, pela primeira vez as conceitos internacionais de policiamento comunitario 

chegavam ao Parana. 

Erros grosseiros de execuc;ao, como a permanencia estatica de policiais 

nos totens que deveriam ser apenas referenda de policiamento, o mau 

funcionamento dos interfones e principalmente a falta de treinamento dos efetivos 

para conhecerem e defenderem o modelo proposto logo levou o servic;o ao desuso. 

Ainda houve uma tentativa de aportar motonetas "scooters" ao policiamento, mas a 

fragilidade dos vefculos e a escolha dos roteiros de policiamento nao evitaram o 

fracasso da iniciativa. [BONDARUK; SOUZA, 2007, p. 34-41] 

0 principal marco teorico dessa evoluc;ao esta no Sistema Modular de 

Policiamento Urbano. 

3.2 SISTEMA MODULAR DE POLICIAMENTO URBANO- SMPU 

Em 1979 o Comando-Geral da PMPR participou de uma reuniao de 

Comandantes-Gerais 16 onde apresentou o Sistema de policiamento ostensive 

particularizado por areas, estava lanc;ado o embriao do que seria o SMPU. 

Avaliado em 1996 na monografia: Atendimento das radiocorrencias no 

12.0 BPM- PMPR: comparative do sistema modular de policiamento urbano e 

policiamento ostensive volante, descreve-se que o Sistema Modular foi 

implantado na cidade de Curitiba em marc;o de 1980 e, na pratica, atendeu grande 

parte dos aspectos doutrinarios de emprego e administrac;ao de polfcia. 0 modulo 

16 Cel Manoel Abreu de Morais. 
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mantinha a estrutura GPM, Pel., e ainda possuia uma imagem positiva junto a 
populagao, contribuiu para a seguranga e tranquilidade de Guritiba e do Parana, teve 

um bom relacionamento com as comunidades de bairros onde foi instalado; sendo 

que os aspectos menos positives foram que o bom equipamento para prestagao de 

servigos (viatura e armamento) era em numero insuficiente, principalmente de 

efetivos de policiais para prestagao de um bom servigo no bairro. Angelo Rogerio 

Bonilauri, idealizador do SMPU entrevistado em 1996, fez uma descrigao completa 

do sistema 17
, afirmando que o SMPU atendia a todas as variaveis do policiamento 

urbana, nao atendia a doutrina do exercito frances que era voltada para quem 

carregava metralhadora, quem atirava, quem municiava. 0 modulo trazia uma 

concepgao inovadora, a organizagao voltada para o cliente. 

Os entrevistados unanimemente afirmaram que as forgas politicas 

facilitaram, num primeiro momenta, a implantagao do SMPU, onde o sucesso 

experimental levou a uma expansao acelerada, num segundo momenta a vies 

politica (partidaria) inviabilizou a manutengao de criterios tecnicos, gerando as 

dificuldades que viriam a determinar a descaracterizagao do sistema. 0 Gel Bonilauri 

reconhece, porem, que a determinante para o desaparecimento do SMPU foi a 

politica interna, conforme suas palavras: 

Por outro !ado, as dificuldades que impediram o funcionamento do sistema a 
nfvel [sic] operacional, na forma concebida, ocorreram no ambito do publico 
interno participante, o qual, sem o direcionamento e incentivo do escalao 
superior, reagiu negativamente, por falta de conscientiza<;ao e preparo para 
assimilar as mudan<;a de atitude, de comportamento e de mentalidade 
exigidas pelo novo modelo. Oficiais intermediarios, subalternos e graduados 
sentiram-se diminufdos no seu "status" por concorrerem as jornadas de 
trabalho junto aos seus subordinados,[ ... ] 
- Pior ainda, a a<;ao demag6gica e eleitoreira por Comandantes que 
detinham interesses polfticos, prosseguiu de forma suicida para o Sistema, 
mediante uma serie de implanta<;oes de postos, desvinculados de qualquer 
estrutura organizacional ou or<;amentaria, guarnecidos por um ou dois 
homens sem comando, algumas horas por dia, excluindo qualquer 
possibilidade de uma reimplanta<;ao nas bases programadas inicialmente, e 
decretando o triste fim de uma aspira<;ao honesta e idealista, de colocar a 
Policia Militar no mais alto nfvel de confian<;a e orgulho da popula<;ao 
paranaense, na area da seguran<;a publica. [p. 101] 

Alem do Gel Bonilauri, na oportunidade foram ouvidos: 

17 Entrevista completa em anexo. 
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i. Cel. PM RR Wilson Odyrley Valla, ex Cmt. do Policiamento da 

Capital e chefe do departamento de TPM da APMG; 

ii. Cel. PM RR, Valdemar Kretschmer, ex PM/3 da PMPR, ex Cmt. do 

12.0 BPM, Cmt do CPI, hoje na reserva remunerada; 

iii. Cel. PM RR Osvaldo Hey Andrzejewski, entao Comandante do 12.0 

BPM; 

iv. Cel. QOPM. Joao Jose Ramirez Junior, ex-assessor especial do 

Comando Geral, amigo do falecido Cap. QOPM Marco Aurelio de 

Moraes Sarmento, idealizador do projeto POVO; 

v. Deputado Estadual, Ex-Vice-prefeito de Curitiba, Algaci Tulia; 

vi. Vereador em Curitiba e suplente de senador Jorge Bernardi; 

vii. Entao lider estudantil Adalberto Grein. 

As respostas foram quase unanimes, a excec;ao de Adalberto Grein, todos 

disseram que as modules, com as policiais militares residentes no bairro, au 

trabalhando a maioria das vezes no mesmo bairro, conhecendo as que ali vivem e 

produzem e a melhor maneira de se ter uma polfcia verdadeiramente comunitaria, 

canter a violencia tanto da comunidade como da propria PM. 

Apenas Grein achava que a mobilidade do modulo movel suplantaria as 

MPM. 

0 Cel Valla, ressaltou que era urn equivoco a PM ocupar as modules que 

deveriam ser ocupados pela polfcia civil, cartoraria, ainda, falou que "no Rio de 

Janeiro aquelas cabines estao servindo de alva para as marginais". Cel Oswaldo "A 

estrutura fisica fragil, a falta de recursos financeiros para a manutenc;ao dos 

modules, e a falta de efetivo, levaram a desativac;ao paulatina dos modules, pelo 

vies do desgaste". Cel Ramirez disse: "A filosofia de funcionamento, todavia, fora 

imediatamente deturpada pelo poder politico que viu no projeto urn grande 

manancial de votos". [Op. Cit. ANEXO I] 

Durante o pouco tempo em que funcionaram as pastas modulares, as 

resultados apresentados foram muito alem das expectativas, de tal forma que ate o 

momenta (26 anos depois) ainda permanece na recordac;ao da populac;ao como 

uma formula que realmente veio ao encontro as necessidades da comunidade. 
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Nenhum tipo de policiamento repercutiu tao intensamente no seio da populagao e 

conseqOentemente nos meios politicos. 

Coincidiu a ativagao do SMPU com o inicio da crise da seguranga publica 

no Brasil, sendo que na decada de 80, gragas ao SMPU, o Parana teve um periodo 

tranqOilo e com os menores indices de crime e viol€mcia. Com isso, os modulos se 

tornaram bandeira politica de varios governos. 

3.2.1 Descrigao do SMPU 

0 Modulo Policial Urbano, quando isolado, e a menor fragao de emprego 

tatico integral do Sistema Modular. 

Um Modulo desenvolve um servigo de patrulha do tipo urbana com base 

no policiamento a pe, apoiado e complementado pelo policiamento motorizado. Um 

pelotao policial-militar convencional reforgado tern capacidade para acionar um 

Modulo de Policiamento Urbano. 

Os modulos podem se reunir por integragao e associagao. Na integragao, 

o modulo se vincula a um comando superior, sem alterar a estrutura de comando 

das guarnig6es do modulo. Na associagao, os modulos tern alterado a estrutura de 

comando das guarnig6es, estendendo o trabalho cooperative ao uso de instalag6es 

e equipamentos comuns, derivando-se daf o maior controle e operacionalidade das 

guarnic;oes. E feita a partir do quarto modulo. 

Quatro modulos na area territorial da mesma OPM, acrescidos de um 

comando, completam uma companhia do Sistema Modular, que pode ser acionada 

por uma companhia convencional reforgada. 

Dezesseis modulos na area territorial da mesma OPM, acrescido de um 

comando, completam um Batalhao do Sistema Modular, que pode ser acionado por 

um Batalhao convencional reforgado. 

A caracteristica principal do SMPU e a aplica9ao sistematizada no terreno 

da estrutura tipicamente militar da PMPR, sob criterios de trabalho racional e 

tecnicas de administragao moderna no relacionamento do homem com a 

organizagao, com seu grupo de trabalho e com o publico em geral. 
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0 posto modular e a base fisica que abriga o pessoal e material 

necessaria ao desenvolvimento continuo e eficiente do policiamento da area. 

(semelhante as atuais BCS de Sao Paulo) 

A guarnic;ao modular atua de forma ininterrupta, mediante o continuo 

revezamento dos grupos operacionais no servic;o, sempre no mesmo posto e na 

mesma area, possibilitando aos componentes o reconhecimento dos problemas 

mais comuns dos moradores, facilitando a identificac;ao dos agentes delituosos. 

Este reconhecimento propicia melhores condic;oes de atuac;ao preventiva 

e promove a aproximac;ao e integrac;ao do PM na Comunidade, tira o policial do 

anonimato, aumenta a responsabilidade moral e ajuda a evitar a pratica de atos 

desabonadores. 

A guarnic;ao modular recebe instruc;ao especial, de preparac;ao para 

entrada em servic;o conforme as previsoes de atuac;ao e de manutenc;ao para pratica 

e aprimoramento das atividades individuais e conjuntas. 

Em principia, os policiais militares deveriam residir na area de cobertura 

do posto no qual prestam servic;os. 

A area de cobertura de responsabilidade da guarnic;ao de urn modulo e 

variavel conforme o numero de equipamentos urbanos existentes. 

Para fins de planejamento, quantificac;ao e programac;ao orc;amentaria, as 

areas foram determinadas conforme os parametres: 

a. em area central comercial urbana, com grande concentrac;ao 

populacional, grande numero de estabelecimentos 

comerciais, agencias bancarias e intense trafego, o posto e 

responsavel pela cobertura de uma area circular com 500 a 

1 000 metros de diametro; 

b. em area periferica ao centro comercial urbane, com menor 

incidencia de estabelecimentos comerciais e bancarios e 

maior numero de conjuntos residenciais, o posto e 

responsavel pel a cobertura de uma area de 1000 a 2000 

metros de diametro; e 



------------ ----

46 

c. nos bairros predominantemente residenciais e com menor 

numero de estabelecimentos comerciais, o posto cobrira 

uma area de 2000 a 3000 metros de diametro. 

A quantificagao de modulos tambem podera ser precedida por avaliagao 

populacional, na proporgao de urn modulo para 20.000 a 30.000 habitantes, 

correspondendo uma equivalemcia de 1 policial em servigo para 3 500 a 5 000 

habitantes por turno. 

Apos a implantagao inicial do sistema em area urbana, o desenvolvimento 

das necessidades de policiamento se faz pela subdivisao do setor, com a 

implantagao de novo modulo, e nao com aumento do efetivo da guarnigao do 

modulo do setor. 

Os setores de atuagao dos modulos nao devem ser determinados de uma 

forma rfgida, mas sim com flexibilidade, sendo perfeitamente normal a 

interpenetragao de setores. Deve ser abandonado o conceito rfgido de exclusividade 

de atuagao nos setores e subareas, o que ocasiona distorg6es a ponto de prejudicar 

o atendimento de ocorrencias em razao da equipe responsavel estar indisponfvel no 

momenta. 

0 modulo nao pretende ser capaz de enfrentar e resolver todos os 

problemas que ocorrem no seu setor. Para isso o sistema preve a atuagao 

coordenada de outros modulos do conjunto. 

As vantagens do SMPU foram listadas por Matke, (1995, p. 96): 

a) atua<;ao do policiamento prioritariamente no combate a criminalidade nos centros 
urbanos, de modo mais racionalizado e ativo, com enfase na vigilancia preventiva de 
vidas e propriedades, de areas, na assistencia e paz social, conforme uma 
metodologia predeterminada e dirigida no sentido de aumentar a eficiencia do 
policiamento na area de atua<;ao do modulo; 
b) proporcionar uma melhor adapta9ao e aplica9ao de estrutura militar classica nos 
servi9os peculiares de policiamento urbana, que se diferenciam muito do combate 
militar, sistematizando e definindo as fun96es a serem desenvolvidas nos niveis de 
soldado, cabo, 3. 0 sargento, 2. 0 sargento, 2. 0 tenente, 1.0 tenente e capitao, no 
desempenho dos servi9os de policiamento ostensivo urbana do sistema modular; 
c) descentraliza9ao do Comando ate nivel de Companhia e aumento das condi96es 
de desempenho na execu9ao do policiamento ostensivo urbano. em razao da 
aplica9ao direta de pessoal de maior gradua9ao hierarquica. conseqOentemente 
melhor preparo, de forma mais atuante no policiamento especifico, com fun96es nos 
niveis compativeis aos seus postos e gradua96es, aumentando a eficiencia das 
a96es preventivas e repressivas; 
d) possibilidade de padroniza9ao do policiamento e execu<;ao do policiamento 
ostensivo urbana, preventivo e repressivo, diminuindo ou excluindo a diversifica9ao 
de formas esparsas de trabalho par OPM diferente, pela consolida9ao proporcionada 
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pelo modulo de policiamento urbana, propiciando urn adestramento uma 
especializa<;ao mais aprimorada, uma diminui<;ao de custos e melhor avalia<;ao de 
resultados; 
e) institui<;ao de urn policiamento de vigilancia padronizada por area, desenvolvido 
de forma diuturna e ininterrupta, resultando aumento global das condi<;6es de 
seguran<;a particularmente para a area considerada; 
f) possibilidade de constitui<;ao de uma rede tatica de modules com capacidade de 
rapida articula<;ao para efetuar bloqueios de areas e de vias de transite, a tim de 
impedir a evasao de criminosos, com a vantagem de utiliza<;ao de pessoal 
conhecedor da area onde esta atuando o policiamento conjunto, o que aumenta a 
eficiencia da opera<;ao; 
g) possibilidade de aplica<;ao de instru<;ao conjunta para grupamentos homogeneos, 
cujos componentes estarao de servi<;o nos mesmos turnos e na mesma area, so os 
mesmos comandos os quais tambem participam da instru<;ao, nos respectivos 
niveis; 
h) institui<;ao da atua<;ao conjunta do policiamento, pelo permanente rodizio dos 
grupos em servi<;o, com emprego permanente na mesma area, aumentando 
eficiencia pela melhor coordena<;ao existente; 
i) acrescenta urn grupo de complemento na estrutura organizacional do pelotao 
modular, para substitui<;ao de pessoal afastado por qualquer motive, mantendo no 
possivel urn nivelamento media permanente no efetivo em servi<;o em urn modulo; 
j) fornece maier comodismo para o homem em servi<;o, pela instala<;ao de uma sede 
operacional de servi<;os externos, com condi<;6es de abrigo das intemperies, de 
descanso, para lanches rapidos e atendimento de necessidade higienica; 
k) possibilita a descentraliza<;ao de equipamentos de qualquer ordem, por maier 
espa<;o de tempo, sob condi<;6es de controle e vigilancia; · 
I) desdobramento para a amplia<;ao da cobertura do policiamento especffico, par 
modules completes, proporcionando a proje<;ao de necessidades de todos os 
componentes, e nao somente por aumento de efetivo; 
m) maier facilidade na identifica<;ao de falhas de pessoal contra-indicado, pelas 
caracteristicas de emprego do homem nos modules; e 
n) fator de dissuasao psicologica de criminalidade apenas pela presen<;a fisica do 
modulo. 

3.2.2 Avaliac;ao do SMPU 

Pesquisas de Opiniao a respeito do Sistema Modular de Policiamento 

Urbano realizadas em 1982 pela lntermarketing SIC, tomando por base 08 MPM em 

Curitiba: 

Quanta a utilizac;ao dos modulos, houve um acrescimo de 8,56% em 

dezembro de 1982, em relac;ao a fevereiro de 1981, dado ao superior conhecimento 

pelo publico dos servic;os oferecidos pelos m6dulos, o que pode ser explicado pela 

repetitividade da utilizac;ao, ou seja, dos que utilizaram o modulo pela primeira vez, 

36,25% o utilizou pela segunda vez. Nota-se que o modulo foi grandemente 

solicitado para assistencia de cunho social, seguindo-se as comunicac;oes de furta e 

roubo. 
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Quanta a qualidade dos servigos prestados pelo modulo, notou-se uma 

acentuada melhoria com acrescimo em dezembro de 1982 de 12,7% em relagao a 

gradagao de born, 8,9 % em relagao regular e com diminuigao de 27,6% com 

relagao a gradagao ruim. Elevaram-se os indices quanta aos bans servigos 

prestados, ao born atendimento dos pastas modulares e a maior seguranga dada a 

area de atuagao. Em contrapartida, os maiores motivos dos servigos prestados 

terem sido tarjados de regulares, foram a falta de patrulhamento e a morosidade no 

atendimento as solicitagoes da comunidade. 

Quanta as caracteristicas assimiladas como mais positivas, em ordem 

decrescente sao: a boa apresentagao pessoal, educagao e a nao-discriminagao de 

classes sociais no atendimento. As menos positivas: a incorruptibilidade, a 

motivagao para o trabalho e a preparagao profissional dos componentes do sistema 

modular. 

A populagao demonstra ter duvidas no aspecto da corrupgao e da 

motivagao pelo trabalho, talvez baseada na suposigao de pouco ganho financeiro, o 

que tambem viria a refletir na preparagao profissional pela dificuldade que se tern 

para selecionar pessoal melhor qualificado. 

Quanta as deficiemcias detectadas pela pesquisa, em ordem decrescente, 

foram constatadas a falta de efetivo, a falta de viaturas, falta de m6dulos e falta de 

patrulhamento como os principais motivos. 

Destaca-se nessa avaliagao que nao sao deficiemcias inerentes a selegao, 

preparo profissional ou qualidade do atendimento, mas sim a fatores materiais e a 

falta de recursos humanos, bern como de planejamento no tocante a falta de 

patrulhamento. [BONDARUK; SOUZA, 2007, p. 33- 35] 

3.3 MODULO MOVEL - POVO 

Conforme relatado no livro Policia comunitaria: policia cidadi para urn 

povo cidadio o projeto POVO foi langado em outubro de 1993, par intermedio do 

Comando do Policiamento da Capital e adveio, basicamente, em fungao de tres 

fatores basicos: 
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1.0
- Necessidade por parte do Comando do Policiamento da Capital em 

dar uma pronta resposta aos anseios da comunidade curitibana, em termos de 

melhores condic;oes de seguranc;a; 

2.0 
- Sucateamento do Sistema de Policiamento Modular, cujos m6dulos 

passaram a denominar-se Postos de Policiamento Ostensive, nos quais as 

instalac;oes ffsicas se apresentavam em total estado de precariedade e nao existia 

previsao orc;amentaria para efetivac;ao de consertos, reparos ou mesmo reformas; 

aliado a isso, a corporac;ao tinha suporte para manter apenas urn PM, por turno de 

servic;o, em cada Modulo Policial, o qual limitava-se a cumprir o papel de seguranc;a 

ffsica das instalac;oes e informante; 

3. 0 
- Reduzido numero de viaturas de radiopatrulha para atendimento de 

ocorr€mcias, o que acarretava elevac;ao do fndice da demanda reprimida e do tempo 

para atendimento ao solicitante. [BONDARUK; SOUZA, 2007, p.35] 

0 Projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante) consistia na alocac;ao 

de uma viatura Kombi, equipada com telefone celular e radio de comunicac;ao 

ocupada por dois patrulheiros e apoiada por dois motociclistas, para exercerem 

patrulhamento, diuturno, em cada bairro da cidade de Curitiba (nos limites do bairro, 

setor). Na lateral da viatura, o numero do telefone celular do bairro de atuac;ao, 

podendo ser acionada diretamente pelo publico. A adoc;ao do POVO, substituiu, 

praticamente, o tradicional sistema de radiopatrulhamento (RP) e, parcialmente, os 

M6dulos Policiais (fixos). 

Adotou o discurso de "Polfcia Comunitaria" e se baseava no trinomio: 

Policial - Viatura - Comunicac;ao, alocando-os de forma descentralizada, como meio 

de manter maior aproximac;ao com a comunidade. 

Decorrido urn ano e meio de sua implantac;ao aventou-se, uma 

reestruturac;ao, porem devido a forte conotac;ao com o governo que o implantou 

houve a desativac;ao, alegou-se algumas defici€mcias e disfunc;oes operacionais. Os 

melhores resultados encontrados foram a diminuic;ao do tempo de atendimento ao 

solicitante e reduc;ao da demanda reprimida. 

Alem dos dados constantes na obra adrede citada e na literatura 

conhecida, existe o projeto original, (inedito) em disquete, restaurado para a 

presente tese, em anexo. 
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Alguns fatores essenc1a1s devem existir para que a atividade policial 
preventiva obtenha sucesso e principalmente justifiquem novas projetos no 
campo da seguranc;a publica. Esses fatores sao, obrigatoriamente: 
a) 0 que a populac;ao do Parana e, no caso de sua Capital, Curitiba, alva 
inicial deste projeto, deseja em termos de policiamento? 
Ora, diversas pesquisas nos confirmam e os pedidos de reativac;ao dos 
popularmente chamados "m6dulos", que vem se multiplicando dia-a-dia nos 
levam a pensar que nosso povo deseja, ardentemente, a proximidade 
policial continua para prevenc;ao dos delitos. [ANEXO II] 

Mais adiante Marco Aurelio de Moraes Sarmento faz a proposta que daria 

origem ao projeto POVO: 

0 Sistema Modular de Policiamento Urbano, necessita ser, 
urgentemente reativado, [sem grifo no original] mas, reativado dentro de 
uma nova dinamica adequada aos tempos, a vontade do povo, aos novas 
indices de criminalidade e violemcia e, sobretudo, a vontade politica firme 
do Governo [sem grifo no original] que, neste campo esta se mostrando 
bastante sensivel. E necessaria aumentar a eficacia e a mobilidade do 
Sistema Modular e, em alguns casas, substituir completamente a 
sistematica como forma de oferecer respostas aos anseios da comunidade 
o que enseja, sobremaneira, nao s6 novas formas de policiamento, como 
reavaliac;ao e dinamizac;ao das anteriores como os m6dulos que possufam e 
possuem, grande confiabilidade popular. [ ... ] 
Os chamados m6dulos policiais militares, anseio maior das comunidades de 
bairro, por carencia de recursos humanos, materiais e financeiros, todos 
decorrentes da crise que atravessamos, vem sendo quase que 
abandonados, deixando a merce as populac;oes por eles atendidas. A 
realidade economica se imp6e e, verificamos, uma completa reestruturac;ao 
do sistema e inviavel se nao impossfvel. Uma simples analise da 
arrecadac;ao do Estado e dos Municipios que comp6e a RegiElO 
Metropolitana, nos comprova da inexequibilidade de propostas "faraonicas". 
Claro, a estrutura modular antiga, com todos os postos situados em pontos 
estrategicos, pode ser mantida ou, conforme novas estudos, alterada de sua 
configurac;ao fixa para uma estrutura com maior dinamica. Assim e, 
prop6sito do Comando do Policiamento da Capital e Regiao Metropolitana, 
aproveitar parte da estrutura modular existente e sobrepor a mesma um 
novo conceito de policiamento operacional, qual seja, a EST Ac;,Ao DE 
POLICIAMENTO MOVEL - POVO - (Policiamento Ostensive Volante). 
[ANEXO II] 

E seguia a descric;ao do sistema. Portanto a filosofia de policia 

comunitaria do projeto POVO original era inexistente, foi concebido como alternativa 

a verdadeira aspirac;ao da comunidade, os m6dulos, tanto que os folhetos iniciais 

anunciavam os m6dulos m6veis. 

0 projeto original ainda previa recursos novas (1 00 vefculos, 150 

motocicletas, recursos de comunicac;ao em quantidade suficiente e recursos 

humanos no valor de 1650 soldados, os quais: 
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Nesta fase, os treinandos, em todos os nlveis hierarquicos, divididos em 
turmas estipuladas pelos encarregados do desenvolvimento de recursos 
humanos, adequarao suas mentes para uma nova filosofia de policiamento 
preventive que tenha como premissa basica um sistema que possua, antes 
de tudo, QUALIDADE TOTAL. [ANEXO II] 

0 projeto oficial aprovado pelo Comando-Geral e encaminhado ao 

governo do Estado 18
, suprimiu os recursos humanos, a "reciclagem" e as 

informagoes ora apresentadas sabre os objetivos do projeto, inclusive substituindo 

qualidade total por redugao de indices de criminalidade. 

Para DEMING19
: "Qualidade e tudo aquila que melhora o produto do 

ponto de vista do cliente". [Apud SEBRAE, 1996, p.56]. 

Com este conceito de DEMING, se verifica que o idealizado por Marco 

Aurelio de Moraes Sarmento, nao foi o aprovado e colocado em pratica no Projeto 

para implantagao de estagoes de policiamento volante - POVO. 

Mais do que questoes de semantica, a qualidade total e redw;ao de indices 

de criminalidade nao sao sinonimos, nem alcangam urn resultado semelhante. Urn 

preve a satisfagao do cliente, outro o preenchimento de relat6rios. 

Ao langar o livro Do patrulhamento ao policiamento comunitario, Carlos 

Magno de Nazareth Cerqueira, Gel RR PMERJ, afirmava sabre o Policiamento 

Ostensive Volante POVO, "que nao estava clara ser este urn experimento trpico de 

policiamento comunitario." [1998, p. 129] 

3.4 COMPARA<;AO ENTRE 0 SMPU E POVO 1993 

Embora o projeto POVO 1993 tenha sido anunciado como modulo m6vel, 

ele possufa significativas diferengas em relagao aos m6dulos policiais. 

Era destaque o uso do celular e a localizagao dos m6dulos, a pesquisa 

conduzida em 1996 avaliou o uso do celular. 

18 Esse projeto foi base da monografia Projeto POVO: A experiencia de Curitiba do 

Cap. PM Joao Antonio Pazinato, CA0/1, PM ESP, 1995, do projeto POVO 2003 e do livro Policia 

comunitaria: policia cidadi para um povo cidadio. 
19 Willian Edwards Deming, o mestre do seculo XX em assuntos gerenciais. 
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Entre ambos, foi verificado se os projetos eram voltados a elite, tanto pelo 

uso de tecnologia avanc;ada na epoca (celular) quanta pela localizac;ao dentro dos 

bairros (proximo aos eixos mais movimentados de cada bairro). 

3.4.1 Avaliac;ao Sobre o Uso do Celular 

TABELA 2- VERIFICAR ENTRE OS POLICIAIS QUE ATUAM NO PROJETO POVO SUA OPINIAO 
EM RELACAO A DEFICI~NCIA ATRIBUIDA DE QUE OS TELEFONES CELULARES PRIVILEGIARIAM 
AS CLASSES COM MAIOR PODER AQUISITIVO. 

Privilegia as classes ricas 

Discorda que privilegia 

Nao opinaram 

TOTAL 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO 1996. 

=-~~--~~--~--~~~~----~~ 

16 

54 

0 

70 

0 

100°/o 

A frase "0 projeto POVO, privilegia as classes ricas e mais abastadas que 

possuem telefone e assim podem ter acesso a Policia Militar a hora que quiser". foi 

utilizada como parametro, sendo que 77, 14°/o das respostas discordaram dessa 

afirmac;ao. [SOUZA, 1996, p. 69] 

TABELA 3 - IDENTIFICAR QUAL 0 MEIO DE ACIONAMENTO MAIS UTILIZADO PELOS 
PESQUISADOS PARA SOLICITAREM 0 ATENDIMENTO DA PMPR, E A VALIDADE DO TELEFONE 

CELULAR COMO TELEFONE DE EMERG~NCIA. 

Pessoalmente 22 17%) 24 16,22o/o 44 16°/o 

Usou celular 3 2°/o 44 29, 73%) 47 18o/o 

Ligou 190 96 76°/o 78 52,70°/o 174 63°/o 

PM passando 5 3°/o 2 1,35% 7 3°/o 

TOTAL 126 100°/o 148 100°/o 274 1 OOo/o 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO 1996. 
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Os questionarios possuiam espa~o para complemento das respostas no 

item "ligou para o ce/ular n. 0 do Projeto POVO", sendo que das 47 

pessoas que utilizaram o celular para chamar o POVO apenas 3 (6,38%) colocaram 

o numero correto do celular, 43 (91 ,48o/o) deixaram em branco e 1 (2, 12o/o) escreveu 

o nome da esta~ao, Bairro Merces. [1996, p. 89] 

A pesquisa confirmou que o telefone celular disponibilizado as equipes 

nao servia para situa~oes de emergencia. 0 uso indevido nao foi avaliado. 

Em 2007 a Gazeta do Povo encontrou resultado semelhante no novo 

projeto POVO (2004) "92% dos curitibanos dizem desconhecer o numero do telefone 

pelo qual podem fazer contato como policiamento comunitario." [VOITCH, 2007, p.9] 

3.4.2 Opiniao dos Policiais 

TABELA 4 - VERIFICAR JUNTO A AMOSTRA QUE ATUA NO POVO OS ASPECTOS QUE 

CONSIDERAVAM NEGATIVO E OS QUE CONSIDERAVAM POSITIVO...., ............. _.,.... __ 

Apenas 2 PM na Vtr. 1 

0 celular as vezes nao funciona 1 1 ,5°/o 

Nao responderam 68 97o/o 

TOTAL 70 1 OOo/o 

Uso do celular 

Ha o contato direto com a comunidade 23 33°/o 

Escala de servi~o 18 26o/o 

E mais rapido no atendimento 10 15°/o 

Existencia da sa. equipe 7 10°/o 

Privilegia os pobres 3 4o/o 

Mantem os PM acordados 3 4°/o 

E mais proximo da comunidade 2 3o/o 

Nao da despesas extras para a PMPR 1 1 ,5°/o 

S6 e elogiado 1 1,5% 

TOTAL 96 137°/o 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO 1996. 
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Na tabela 4, anterior, a amostra dos policiais que atuam no POVO listou 

mais de urn aspecto positivo, gerando urn fndice de 137% de respostas. Nos 

aspectos negativos, 97% dos PM, deixaram esse campo em branco. [1996, p. 84] 

Em 2003 atraves de Pesquisa de Campo pela sa Se9ao de Estado Maior 

da PMPR, onde se faz urn exercicio critico da situa9ao da Seguran9a Publica em 

Curitiba, foi verificado: 

Qual o item considerado mais importante no sistema de policiamento do 

Projeto POVO? 

(23%) proximidade do PM com a comunidade (conhecimento dos 

problemas da area de servi9o). 

(6%) diminui9ao do indice de criminalidade no bairro. 

(18%) confian9a e aprova9ao por parte da comunidade. 

(6%) atendimento imediato nas solicita96es da comunidade. 

(47%) permanencia do policiamento nos limites do bairro e possibilidade 

de acionamento via fone celular da viatura. 

Se as equipes do Projeto POVO utilizavam a filosofia e princfpios de 

Policia Comunitaria para a execu9ao de suas atividades? 

(10%) sim. 

(60%) parcialmente. 

(30%) desconhece tal filosofia e princfpios. 

Na opiniao dos pesquisados o Projeto POVO deveria ser: 

(20%) ativado. 

(3%) extinto. 

(77%) aperfei9oado. 

Dos pesquisados no publico interno 93% ja conheciam o "Projeto POVO" -

Policiamento Ostensivo Volante (viatura no bairro com celular para ser chamada) 

apenas 6% nao conheciam e s6 1% nunca ouviu falar. 



55 

3.4.3 Opiniao da Comunidade 

Em 1996 a satisfa9ao com os servi9os prestados pela PMPR era de 67%>, 

sendo que 28°/o entendiam que o atendimento tinha sido acima das expectativas, a 

satisfa9ao era homogenea entre as diversas formas de policiamento apresentadas, 

POVO, modulo e ambos, cada uma como indice de 21, 17°/o da amostra. 

Para melhor explicitar essa confian9a depositada na PMPR em 1996, 

seguem alguns extratos do trabalho. 

TABELA 5- AVALIAR 0 GRAU DE CONFIAN 

POVO 4 3%) 10 8°/o 10 8°/o 4 3% 

Modulo 10 8°/o 40 32% 5 4°/o 5 4°/o 

Ambos 12 9o/o 12 9% 0 0 4 30/o 

Outros 4 2o/o 01 1 o/o 5 4°/o 0 0 

TOTAL 22o/o 63 50% 20 16°/o 13 10o/o 

POVO 20 16o/o 48 32°/o 0 0 0 0 

Modulo 14 11 °/o 18 12o/o 0 0 0 0 

Ambos 10 8°/o 28 19o/o 0 0 0 0 

Outros 2 1 o/o 8 4°/o 0 0 0 0 

TOTAL 46 36o/o 102 68o/o 0 QOfo 0 0°/o 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO 1996. 

Atraves da pergunta "Como foi o atendimento dos policiais militares", 

houve no bairro, com o POVO, 32,43o/o, de respostas "satisfat6rio' e no Centro o 

indice dessa resposta, com os m6dulos; foram 31 ,75°/o. Nas proximidades da Prac;a 

Osorio, Centro da cidade, houve reclama96es; destas 3 (23°/o) foram a respeito do 
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celular, (fora de area, ocupado), 9 (69,23°/o) foram pela demora na chegada dos PM 

e 1 (7,69°/o) foi quanto a qualidade do servi<;o. [SOUZA, 1996, p. 93]. 

TABELA 6 • PESQUISAR SE HA CRENCA NO POTENCIAL DE ATENDIMENTO DOS M6DULOS 
POLICIAIS. 

Discordam 24 9o/o 4 3°/o 28 7°/o 

Concord am 218 80°/o 104 84°/o 322 81°/o 

Sem opiniao 32 11 o/o 16 13°/o 48 12°/o 

TOTAL 274 1 00°/o 124 100% 398 100°/o 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO 1996. 

Na tabela acima se verifica que 81 °/o do universe pesquisado confiava na 

Policia Militar atraves do Sistema Modular de Policiamento Urbano. Esse indice e 

comparavel com outros paises de primeiro mundo com taxas de criminalidade e 

violencia muito menores que as brasileiras: Estados Unidos 80,5°/o, Australia 73°/o, 

Gra Bretanha 70°/o, Finlandia 63o/o, Fran<;a 61 °/o , Espanha 53°/o, Sui<;a 50o/o. 

[MONET, 2001, p. 278] 

Esse estudo internacional foi realizado na decada de 8020
, mesmo 

periodo do auge do Sistema Modular de Policiamento Urbano, tambem aponta que a 

criminalidade e violencia pouco tern a ver com crime em si, pais a taxa de homicidios 

na Sui<;a era de 1 ,2 homicidios por 100.000 habitantes, enquanto que nos Estados 

Unidos no inicio da decada de 90 variava de 28,4 homicidios por 100.000 habitantes 

em Los Angeles ate 86 homicidios por 100.000 habitantes em Nova Orleans, 

segundo a Revista Superinteressante, N.0 11, a no 10 em novembro de 1996. 

20 MONET, Jean Claude, Policlas e sociedades na Europa. Tr. Mary Amazonas Leite 

de Barros, original 1986 versao brasileira, 2001 , EDUSP. 
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Ainda, segundo Monet, a Policia que conta com a maior confian<;a da 

Popula<;ao e a do Canada: 

A pesquisa internacional junto as vftimas completa esses dados. Uma 
questao se refere a maneira corno essas pessoas interrogadas avaliam a 
capacidade da polfcia controlar a criminalidade no setor onde moram. A 
credibilidade de polfcia parece muito forte aos olhos dos canadenses, que 
em item mais de 89% dos julgamentos positives. [2001, p. 278] 

Na avalia<;ao feita em 1996 ao se tomar a amostra parcialmente, apenas 

as pessoas atendidas pelo modulo da Pra<;a Osorio, grupo vizinho entre si, 100% 

(186 pessoas que responderam ao questionario) declararam sua confian<;a na 

PMPR. 

E possivel que porter sido realizada nas vistas do Modulo, a popula<;ao 

tenha expressado essa confian<;a, ja na area onde nao havia modulo, no bairro, 

grupo distante entre si, 64,15%, concordaram com a afirmativa, entre os atendidos e 

os nao atendidos da amostra, 62,16% e 68,75%, respectivamente, depositaram sua 

confian<;a na PMPR, atraves dos modulos. 

Mesmo com este indice positivo de confian<;a o SMPU foi abandonado, 

Angelo Rogerio Bonilauri, idealizador do SMPU, entrevistado em 1996 creditou o 

desaparecimento dos modulos a politica interna da PMPR, em suas palavras ela 

afirma que o SMPU nao chegou a existir: 21 quando solicitado a fazer uma 

compara<;ao entre o SMPU e POVO, respondeu: 

Nao tem como falar nada, ate me convidaram para ir na inaugura9ao do 
modulo movel, uma besteira, o modulo nao e o posto, e o conjunto posto -
homem - viatura - comunica96es. Uma semana depois ninguem viu mais a 
kombi. Aqui e a uma barbaridade toda entao nao se poderia dizer que o que 
ta acontecendo aqui os interesses ou mesmo aquele que o, depois 
daquelas implanta96es e tal, quando come9aram a funcionar precariamente 
antes de, acabarem demolindo por que foram demolir modulos ta, entao 
acho que aquila nao podia se chamar sistema modular numa situa9ao 
daquelas nao era o que justificava um soldado no modulo atendendo o 
telefone, depois tiraram o telefone do modulo tambem ta, o entao acho que 
nao poderia ter sido a academia, nao deveria colocar a situa9ao em estudos 
agora como se existisse realmente em funcionamento do sistema modular e 
um projeto POVO e fazendo [ ... ] 
Nao chegou a existir um sistema modular ouve alguns modulos isolados, 
alguns modulos em conjunto mas o sistema nao chegou a funcionar por 
inteiro. [Op. Cit. ANEXO I] 

21 Alem da entrevista degravada e constante no TTC- 1996, houve a conversa informal 
com o Cel Bonilauri, que estava relutante em responder ao questionario. Esta conversa tambem 
degravada, inedita, esta anexa a presente tese. 
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Esse abandono dos projetos de Policia Comunitaria por press6es internas 

tambem esta no relat6rio final do monitoramento qualitative; Seguran~a publica e 

cidadania: a experiencia de policiamento comunitario em Copacabana (1994-

95)22. 

Pesquisando o registro minucioso do projeto de policiamento comunitario 

desenvolvido pela Polfcia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no bairro de 

Copacabana, entre setembro de 1994 e julho de 1995. Tomando como referenda o 

modelo norte-americana, implantado com sucesso em diversas cidades, focalizam

se as caracterfsticas e os obstaculos enfrentados na experiencia carioca, com 

destaque para as resistencias internas decorrentes da estrutura e cultura 

institucionais da PMERJ. 0 relat6rio conclui que, apesar das numerosas 

dificuldades, a iniciativa produziu resultados importantes e seu abandono nao se 

fundamentou em qualquer avalia<;ao de insucesso, mas unicamente na vit6ria da 

concep<;ao conservadora e belica de seguran<;a publica, segundo a qual o 

verdadeiro trabalho de Policia se restringe ao confronto com bandidos e a repressao 

(mais do que a preven<;ao) do crime. [MUSUMECI, 1996, p. v] 

22 ISER, Avaliagao coordenada por Leonarda Musumeci e realizada por Jacqueline 
Muniz, Patrick Larvie e Bianca Freire. 
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4 EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS 

Alem das experiencias exitosas do passado e importante conhecer as 

vis6es comparativas internacionais - olhar comparativamente para ter uma 

perspectiva mais ampla de modo a aumentar as chances de reformas bern 

sucedidas. A exportabilidade ou importabilidade das praticas policiais e muito mais 

fckil que profundas reformas estruturais. 

Tanto no Japao, que possui Polfcia Comunitaria desde 1879, quanta no 

Canada, que iniciou sua experiencia em policiamento comunitario na decada de 90, 

as bases fisicas de Kobans e Chuzaichos no Japao e os distritos policiais no 

Canada, foram fatores fundamentais para a credibilidade do programa e sao 

sustentc:kulos para que estes paises tenham os menores indices de criminalidade e 

violencia no mundo. 

Para Dantas: 

"A mudanc;a mais radical e a redistribuic;ao dos policiais, de seus veiculos, 
para pequenos postos policiais descentralizados. Eles sao chamados 
"shopfronts" na Australia, "postos policiais de bairros" em Cingapura e 
"Koban" no Japao. [DANTAS, 2007, p. 6]" 

David Bayle/3 tambem coloca Australia, Cingapura e Japao como os 

exemplos mais bern sucedidos de policiamento comunitario, integrante da gestao 

comunitaria da seguranga publica. [LEEDS, 2007, p. 1] 

4.1 AUSTRALIA 

A Australia (oficialmente Comunidade da Australia) e, com enorme 

vantagem, o maior pais da Oceania, ocupando todo o continente australiano, e 

varias ilhas adjacentes. 

A Australia e uma monarquia constitucional. 0 chefe de estado e a rainha 

Elizabeth da Gra-Bretanha, representada pelo governador geral australiano. 0 

2323 Cientista politico, e consultor da Po/icie Foundation, Washington, D.C., e professor 
de Justic;a Criminal na State University of New York, Albany. 
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governo emana de um Parlamento eleito por sufragio universal. 0 Parlamento 

Federal e composto pelo Senado e pela Camara dos Representantes. 

A Australia e um estado federal constitufdo por seis estados e cinco 

territ6rios. 

Sua superffcie e de 7 686 850 km2
. A sua popula9ao em 2006, 20.180.878 

habitantes. 

A capital Camberra tem pouco mais de 300.000 habitantes, e as maiores 

cidades da Australia sao: 

1 - Sydney (NSW) - 4.323.356 habitantes; 

2- Melbourne (VIC)- 3.696.342 habitantes; 

3- Brisbane (QLD)- 1.842.342 habitantes; 

4- Perth (WA)- 1.445.704 habitantes; 

5- Adelaide (SA)- 1.072.038 habitantes. 

A Australia possui sete for9as policiais estaduais e uma for9a federal que 

faz o policiamento em geral, somente na area da capital. 

As for9as policiais australianas desenvolveram o policiamento comunitario 

principalmente nas areas de preven9ao do crime baseada na comunidade e na 

amplia9ao do servi9o policial para uma clientela especial. A vigilancia de bairro esta 

se expandindo atraves de Police Stations colocadas em todos os bairros. [BAYLEY e 

SKOLNICK, 2001, p.41-42] 

A Polfcia e competente, equipada e educada, sendo requerimento basico 

para se tornar um policial, possuir nfvel superior. 

A maioria das ruas com grande movimento e monitorada da central, 

atraves de cameras de vfdeo, instaladas em postes, sinais de transito e locais 

turfsticos. 

0 sistema policial possui responsabilidade pelos resultados, as 

investiga96es sao compartilhadas e inclui perspectivas locais e incorporadas. 

Filosofias como estas permitem que o servi9o policial seja uma organiza9ao de 

aprendizagem que constr6i os seus sucessos e estuda os fracassos. 

Na Australia existe um time de revisao no Departamento de Polfcia que 

esta atento as situa96es policiais e criminais livremente baseado no modelo de Nova 

lorque CompStat. A filosofia (quer dizer, ao inves da responsabilidade individual, 
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responsabilidade compartilhada habilitando urn ambiente de aprendizagem) e 

adotada em todos os departamentos de Pollcia. 

A lnvestiga<;ao e o combate ao crime fazem parte de uma estrategia 

ampla de policiamento. Esta estrategia atinge todos os nfveis no Estado. Usando o 

modele australiano e essencial para o chefe de policia desenvolver urn plano de 

a<;ao baseado em liga<;ao com a comunidade em todos os nfveis. Este documento 

daria uma mensagem clara para o policiamento comunitario sabre essas areas. Esta 

ampla a<;ao seria traduzida entao pelos gerentes e supervisores a todo nfvel em 

estrategias e taticas para combater o crime nas areas para as quais eles tern 

responsabilidade, particularmente nos Distritos. E essencial assegurar uma 

aproxima<;ao e intera<;ao consistente evitando o crime e o medo do crime. 

Par muito tempo as posi<;oes praticas de polfcia tradicionais e a ausencia 

de integra<;ao com a comunidade impediu estrategias conjuntas, muito mais 

apropriadas ao mister da seguran<;a publica, uma missao comum. 

0 patrulheiro que alinhar as metas incorporado com as necessidades da 

comunidade atendida, urn dos maiores desafios do servi<;o policial, tera alcan<;ando 

o Iugar de destaque como lider comunitario, dentro da filosofia do policiamento 

comunitario. 

Tais esfor<;os a costurar iniciativas amplas para condi<;oes locais nao sao 

nada de novo. Experimentar ideias novas e aproxima<;oes e alga que gerentes 

policiais progressistas tern feito durante algum tempo. 0 diferencial na Australia foi 

que essa iniciativa foi encorajada a todos os gerentes e supervisores, dirigidos pelo 

imperative de servir a cornunidade e melhorar a qualidade de vida do bairro. 

4.2 CANADA 

0 Canada e urn Estado parlamentarista federal, cuja capital e Otawwa. 

Possui, uma popula<;ao aproximada de 30 milhoes de habitantes; (2005); e 

oficialmente bilfngOe, com 75 % da popula<;ao falando ingles, e os demais 25%, 

frances. Estes ultimos habitantes se concentram principalmente na cidade de 

Quebec (85%). A popula<;ao canadense ocupa urn territ6rio de aproximadamente 
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dez milhoes de quil6metros quadrados, dividido em dez provincias e dois territories 

aut6nomos. 

Um dos aspectos mais importantes, que melhor podem caracterizar a 

policia canadense e a importancia do distrito como base territorial de atuac;ao. 

Complementa-se com a estrita relac;ao com a comunidade, atraves de uma extensa 

rede de postos de atendimento ao cidadao. Em func;ao da sua capacidade de 

absorver as influ€mcias e as mudanc;as que ocorrem em outras regioes da America, 

principalmente do pais mais vizinho, que sao os Estados Unidos, o Canada tern 

conseguido conciliar aspectos como a descentralizac;ao e a eficiencia de resultados 

operacionais. 

A policia canadense esta estruturada em tres niveis de responsabilidade. 

Em nivel Federal, existe a Policia Montada (Royal Canadian Mounted 

Police - RCMP) que, em virtude de acordos com as provincias que no passado 

possuiam policias proprias, salvo Ontario e Quebec, assumiu a responsabilidade do 

servic;o de policia provincial (fora das cidades). Situac;ao similar se encontra nos 

territories aut6nomos do pais, em que a prestac;ao do servic;o de policia, nas areas 

territorial e municipal, e feito exclusivamente pela RCMP. Esta possuia em 1999 

cerca de 22.000 integrantes, sendo que setenta por cento se dedicavam ao servic;o 

regular de policiamento. 

Cada uma das Provincias promulga suas leis de policia e assume a 

responsabilidade legal, administrativa e financeira com os respectivos servic;os 

policiais. Elas podem, ainda, ser contratadas por pequenos municipios para assumir 

a responsabilidade de execuc;ao da policia municipal. Este eo exemplo da Provincia 

de Quebec cujo servic;o de policiamento local atende a 22 pequenos municipios. 

Cada municipio conta com a sua policia local, salvo as excec;oes 

anteriormente referenciadas. As policias municipais se encarregam de fazer cumprir 

o codigo penal, as leis provinciais, os regulamentos e as normas municipais, 

podendo, em areas metropolitanas, reunir-se para a prestac;ao de diversas missoes. 
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4.2.1 Polfcia Comunitaria - 0 Exemplo do Canada 

Em maio de 1997 uma comitiva canadense esteve em Sao Paulo para 

participar do seminario Sao Paulo sem medo promovido pela universidade de Sao 

Paulo, e pela Rede Globe. Em outubro desse mesmo ano a Universidade de Ottawa 

retribuiu o convite. Delegados, policiais militares, soci61ogos, ativistas dos direitos 

humanos e jornalistas foram a sete cidades do Canada, conhecer como funciona a 

polfcia canadense, considerada uma das melhores do mundo. Dessa visita surgiu 

uma serie de reportagens exibidas nos telejornais locais da TV Globe de Sao Paulo 

e tambem urn documentario distribufdo pelo Institute Sao Paulo Sem Medo. 

No documentario apresenta-se o policiamento comunitario em pequenas 

cidades como BURNABY24
, pouco mais que urn vilarejo ate TORONTO, uma das 

maiores cidades do Canada. Nesta, houve uma divisao da cidade em distritos e 

vizinhangas. Levou 8 anos para ser implementado devido a resistencia interna. 0 

processo nao foi facil. Todos os policiais tiveram que passar por uma reciclagem. 0 

documentario apresenta como destaque o sistema penitenciario de Toronto bastante 

integrado a Policia. 

A Real Polfcia Montada Canadense (federal) contrata para seus quadros 

pessoas ligadas aos diversos tipos de comunidades existentes no Canada, 

principalmente indfgenas. Por meio deles busca entendimentos e ajustes com essas 

comunidades em agoes de polfcia comunitaria, o que lhes permite conseguir 

desejados nfveis de tranqOilidade publica em relagao aos conflitos etnicos 

registrados no dia-a-dia. 

Os direitos de imagem da RCMP foram vendidos para a Disney. Com o 

dinheiro sao mantidos diversos programas de assistencia social. 

Na cidade de VANCOUVER os destaques foram a enfase nas penas 

alternativas, e o maior centro comunitario do Canada, destinado a apoiar pessoas 

viciadas em drogas. 0 empreendimento se constitui num exemplo de sucesso que 

integra forgas da comunidade e do Poder Publico no combate ao uso de drogas. As 

24 lntegrante da Grande Vancouver, um dos programas destaque e o Programa de 
apoio as vftimas, executado majoritariamente por cidadaos. 
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pessoas da comunidade (drogaditos) envolvidas sentem-se motivadas a manterem

se afastadas do uso de drogas motivando outras a agirem da mesma forma. 

CALGARI tern uma das experiencias mais antigas de policia comunitaria, 

data do infcio dos anos oitenta. Marca o profissionalismo. A chefe de policia foi 

considerada a mulher do ano no Canada, Christine Silverberg25
. Os relat6rios 

detalhados com os crimes e as ac;oes da policia permanecem a disposic;ao da 

imprensa e da populac;ao. 

Em MONTREAL foi implantado em 1997, aumentou de 22 delegacias 

para 49 - de modo a atender bairros com no maximo 24.000 pessoas26
. Urn dos 

destaques e que as queixas nao precisam ser feitas na delegacia. A pessoa liga faz 

a queixa e urn policial vai a residencia. 

Na delegacia 0 prazo de atendimento e de uma hora. E dada autonomia 

aos policiais. Ha formac;ao de grupos para resoluc;ao de problemas inter-pessoais: 

policiais e grupos da sociedade discutem juntos problemas comuns e buscam 

soluc;oes. 

Em HALIFAX a policia nao existe s6 para prender pessoas. 

Campanha fique esperto fique seguro - mantido pela associac;ao dos 

chefes de policia desde 1990. 

Ainda em Halifax existe o Projeto Transic;ao - para jovens de 12 a 18 

anos (projeto passagem). Este projeto identifica nas gangs quem quer sair e ap6ia a 

socializac;ao desses jovens com teatro amador, esporte e outras atividades. 

Em CALGARY os destaques sao o torneio de voley 3 vezes por ano 

envolvendo policiais e jovens. 

0 Blue thunder (Trovao Azul) e trabalho de policia, trata-se de urn 

conjunto musical de policiais veteranos que tocam rock e fazem palestras para 

jovens, sobre o perigo das drogas e alcool - segundo eles nao sao palestras "e 
conversa e musica". 

Pequeno trecho do relat6rio da visita feita ao CANADA em 1997: 

25 1995 - Julho 17 - Christine Silverberg Aos 45 anos de idade foi escolhida a primeira 
mulher chefe de Polfcia da maior cidade do Canada, Calgary, no estado de Alberta. 

26 Semelhante aos m6dulos que atendiam de 20.000 a 30.000 pessoas, com a 
vantagem que no Canada a Polfcia e de ciclo complete. 
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A delega~ao foi recepcionada em Toronto por um magnifico fim de outono 
com temperaturas equivalentes ao nosso inverno paulista e um colorido 
exclusive das terras canadenses gra~as aos tons avermelhados das folhas 
da maple tree. As atividades da viagem tiveram inicio com uma visita a 
Parkdale, distrito da cidade de Toronto que apesar de seus modestos 
17,2km2 eo que mais recebe queixas telef6nicas contra o grande problema 
de drogas e de prostitui~ao. Aqui, M dez anos a parceria entre comunidade, 
policia, politicos e imprensa e responsavel pelo exito do policiamento 
comunitario e de pro~etos de preven~ao contra o crime. Para isso, 
aparelharam um traile~ em plena pra~a publica onde os moradores trocam 
sugestoes com os policiais para tornarem o bairro mais seguro. Foi dessa 
experiencia que surgiram ideias como a de se colocar divis6rias nos 
assentos publicos para impedir que sejam usados como cama por aqueles 
que vivem nas ruas. 
Calgary: policiamento comunitario em pleno oeste canadense 
Ate os anos 70, Calgary tinha uma policia centralizada e de diffcil contato 
com a popula~ao. No entanto, as denuncias de abusos e desrespeito aos 
direitos humanos fizeram com que a institui~ao tivesse que passar por uma 
mudan~a significativa e fossem tomadas iniciativas no sentido de aproximar 
a policia da comunidade, aumentar a sua participa~ao no desenvolvimento 
de programas de combate ao crime e envolver voluntaries nos trabalhos de 
policiamento comunitario. Nos postos de policiamento comunitario sao feitas 
queixas sabre acidentes de transite, batidas de autom6veis, pequenos 
roubos e pequenas fraudes, entre outros problemas. 
Calgary e tambem conhecida em todo o pars pela sua excelente Comissao 
de Controle Civil da Policia que, com or~amento proprio tem como fun~ao 
estabelecer as prioridades estrategicas para a policia, escolher a chefia da 
policia, fazer o levantamento de recursos financeiros e analisar as queixas 
contra a chefia e policiais. Todas as reclama~oes encaminhadas a 
Comissao sao aceitas e quando julgadas injustificadas, pode-se apelar para 
outra instancia. [ISPCC, 1998, p. 9] 

Recentemente foi perguntado a Bayle/8
, se nos pafses em que ele 

trabalhou e que sao mais parecidos com o Brasil ha alguns exemplos onde a 

interven<;:ao do policiamento comunitario foi bern sucedida, a resposta foi: 

BAYLEY: Vou dar um exemplo ainda melhor. Acredito que as maiores 
mudan~as no comportamento policial ocorreram em Singapura [sic] nos 
a nos 1980 e in fcio dos a nos 90, on de eles tin ham um modelo de cima para 
baixo - uma mentalidade de distribuir os policiais, nao consultar o publico, 
fazer rondas em viaturas. Eles mudaram e adotaram o sistema japones do 
Koban em aproximadamente tres anos. Tinham consultas a comunidade, 
come~aram a organizar grupos de vigilantes comunitarios, tinham 

27 Base Ffsica para apoio ao policiamento comunitario. 
28 David Bayley, entrevistado por Elizabeth Leeds Tradu~ao: Liana de Paula, Revista 

Brasileira de Seguran~a Publica, Ano 1, Edi~ao 1, 2007. 
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escrit6rios-satelites de delegacias - muitas praticas que eram japonesas e 
nunca tinham sido vistas no modelo ingh§s que havia vigorado par Ia ate os 
anos 1980. Os dirigentes da polrcia disseram: - precisamos nos aproximar 
do publico em uma sociedade multirracial e servi-lo melhor para que ele 
esteja do nosso lado. [LEEDS, 2007, p. 1] 

No estudo coordenado pelo ltamaratl9 intitulado Mundo afora: 

programa de combate a violencia urbana, 2005, se faz uma apresentagao da 

situagao atual de Cingapura30
, que pode ser resumida: 

Nivel de criminalidade baixo, cuja principal preocupagao e a seguranga 

interna para captar credibilidade internacional, eo combate ao terrorismo. 

Ha uma rigidez no tratamento de criminosos, incluindo menores e tratico 

de drogas (pena de morte) a reintegragao de faltosos e por meio de persuasao, 

educagao e apoio da sociedade 

A populagao e formada por multietnias (70% predominantemente chinesa) 

Em 1993 nao houve homicidio em Cingapura, estupros, 80, roubos 1008 

e roubos de veiculos 3162, no mesmo ano em Los Angeles (EUA) houve 1100 

homicidios, 1.855 Estupros, 39.277 roubos e 65.541 roubos de veiculos. 

0 modelo de Kobans foi utilizado para descentralizar a presenga da 

policia. 0 conceito de ordem interna permitiu fazer de Cingapura um dos paises 

mais ricos do mundo. [PORTO ,JUNIOR, 2005, p. 62-65] 

4.4 JAPAO 

A JICA31
, Agencia de Cooperagao lnternacional do Japao, que desde 

1995 vern apoiando a implantagao do policiamento comunitario em Sao Paulo e as 

informagoes divulgadas por Bayley em duas de suas obras demonstram que o 

sistema policial japones esta estruturado em dois niveis: nacional e local. Em nivel 

nacional existem dois 6rgaos: a Comissao Nacional de Seguranga Publica (Kokka 

Koan Linka~ e a Agencia Nacional de Policia (Ko/satsucho). Os dois 6rgaos tern a 

seu encargo o controle, relacionamento e coordenagao entre as policias locais, bern 

29 Ministerio das Rela<;oes Exteriores do Governo Federal 
30 Em portugues Cingapura. Singapoure e Singapura se referem ao mesmo pars, sao 

formas aportuquesadas de expressar o nome do pars. 
31 Japan International Cooperation Agency, 1995-2006 
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como a administragao de assuntos ligados ao treinamento, comunicagoes, 

estatisticas criminais e controle de todos os equipamentos utilizados pelo sistema 

policial japones. 

A policia japonesa e uma organizagao civil, nao integrante das Forgas 

Armadas, porem, possui estrutura, formagao e disciplinas nos moldes de uma 

corporagao militar. Suas atividades envolvem o policiamento preventive, 

policiamento ostensive e os servigos relatives a policia judiciaria; executam o ciclo 

complete de policia. 

A Comissao Nacional de Seguranga Publica, subordinada ao Primeiro 

Ministro, e composta par urn presidente e cinco membros. Urn Ministro de Estado e 

indicado para o cargo de Presidente, os demais membros sao indicados pelo 

Primeiro-Ministro e referendados pelo Parlamento, sendo vedado o exercicio de 

qualquer atividade politico partidaria. 

A Agencia Nacional de Policia esta subordinada diretamente a Comissao 

Nacional de Seguranga Publica e e o seu 6rgao executive. Possui uma estrutura 

organizacional composta de cinco Departamentos: Administrative, de lnvestigagoes 

Criminais, de Transite, de Seguranga e de Comunicagoes. 

Vinculadas a Agencia Nacional de Policia estao a Academia Nacional de 

Policia, o Institute Nacional de Pesquisas Cientificas de Policia e o Quartei-General 

da Guarda Imperial. E chefiada par urn Comissario-Geral, que tambem dirige e 

controla, para efeito de integragao nacional, as atividades das policias locais, cuja 

estrutura e composta pelas Comissoes Locais de Seguranga Publica e pelos 

respectivos Quarteis Generais. No caso da cidade de T6quio, existe ainda urn 

Departamento de Policia Metropolitana. 

0 policiamento local em cada Prefeitura e dividido em sub-areas e, em 

cada uma delas existe uma Guarnigao Policial (Keisatsu-Sho), com responsabilidade 

sabre aquela parte da cidade. A Guarnigao Policial constitui a linha de frente das 

unidades operacionais das policias locais, pais e encarregada prioritariamente da 

manutengao da ordem publica. Existem cerca de 1.200 Guarnigoes Policiais 

distribuidas pelo pais, com efetivos que variam de 15 a 500 policiais cada uma. 

Essas guarnigoes possuem m6dulos policiais (Kobans) instalados em 

varios locais nos centres urbanos mais densamente habitados. Os m6dulos podem 
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ser de tres tipos: comuns, que seguem a arquitetura do local onde estao instalados; 

residenciais,(Chuzaichos) que sao localizados em pequenas vilas e comunidades, 

destinando-se tambem a residencia da familia do policial; m6dulos de seguran~a 

policial, empregados para seguranga de determinadas instalagoes. 0 numero de 

policiais empregados em cada uma delas varia de acordo com as necessidades do 

servigo policial. 

Embora diferentes Kobans e Chuizaishos sao considerados parte do 

mesmo sistema: Koban. 

0 Chuzaisho localiza-se normalmente nos bairros residenciais ou em 

areas rurais. 0 Chuzaisho e uma casa que serve de posto de polfcia 24 horas por 

dia e onde urn agente policial reside com seus familiares, e na ausencia deste a 

esposa atende aqueles que procuram o posto e a polfcia, recebendo uma ajuda de 

custo para tanto. As despesas mensais de taxas luz, gas, agua, etc, sao pagas pela 

prefeitura. 

0 Koban, que tambem funciona 24 horas por dia, localiza-se nos centros 

urbanos, normalmente nos locais onde ha urn grande fluxo de pessoas, como zonas 

comerciais, turisticas, areas de servigo, ou proximo de estagoes de comboio, metro 

ou outros meios de transporte. 

No Koban trabalham equipes compostas por tres ou mais policiais, 

conforme o numero de pessoas que residem na respectiva area de competencia. 

Ha aproximadamente 6.600 Kobans e 9.000 Chuzaishos em todo o 

Japao. 

Apesar dos Chuzaishos serem em numero superior aos Kobans, a 

verdade e que o Koban tern uma maior importancia em relagao aqueles, ja que a 

maioria da populagao japonesa vive em areas urbanas (aproximadamente 80% dos 

cerca de 127 milhoes de japoneses). 

Como comparagao, urn Chuzaisho pode exercer competencia sabre urn 

territ6rio com 29 Km2 e servir 3.000 pessoas, enquanto que urn Koban tipico pode 

exercer a sua competencia sabre uma area com 0,5 Km2 e servir uma populagao de 

8.500 pessoas. 

Ha mais de mil Kobans na cidade de T6quio que, somados a outros dez 

Keisatsusho (equivalentes as delegacias no Brasil), e 240 Chuzaisho, formam uma 
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verdadeira rede de vigilancia na cidade. Cada Koban tern o registro de quase todos 

os moradores da regiao, controlando inclusive a mudanc;a de famflias. Outra 

atividade rotineira e o patrulhamento peri6dico, atraves de visitas as residencias dos 

moradores. 

Existem cerca de 2.000 policiais aposentados ou ex-policiais (exonerados 

a pedido) contratados para trabalhar como atendente nos Kobans . Eles trabalham 

30 horas semanais recebendo o salario atraves de verba repassada pelo Governo 

Federal as Policias Provinciais. 

Quante ao tempo de permanencia de urn policial comunitario em urn 

mesmo Koban, este pode variar de dois a cinco anos, mas e extremamente 

importante o tempo mfnimo de permanencia, para que haja efetivamente o 

engajamento do policial num determinado setor especffico da comunidade, criando 

uma relac;ao de pertinencia, em carater de Iongo prazo. 

Cada Koban e comandado por urn "Assistant Police Inspector'' ou por um 

"Police Sergeant, conforme sua importancia, e cada equipe e comandada pelo 

policial mais antigo da guarnic;ao, ou o mais graduado no respective turno. 

Miguel Lib6rio Cavalcante Neto faz um comparative entre T6quio e Sao 

Paulo no ano de 1998 (p. 2): 

T6quio com 24 milhoes de habitantes, o fndice de ocorrencias policiais e 
baixo. em comparac;ao com o de outras cidades do mundo. Em 1996 foram 
501 assaltos, 117 assassinates, e 1983 roubos de vefculos. Na maior 
cidade brasileira, Sao Paulo (15 milhoes de pessoas}, no mesmo perfodo 
foram registrados 54.518 assaltos, 4.891 assassinates e cerca de 180 mil 
roubos de vefculos. 

A importancia dada ao Policiamento Comunitario pela Policia Japonesa, o 

qual e seguido a risca, se deve a algumas premissas tidas como imprescindfveis: 

a) a impossibilidade de investigar todos os crimes pressupoe um 

investimento de recursos na prevenc;ao de crimes e acidentes, para aumentar a 

confianc;a da populac;ao nas leis e na policia; 

b) impedir o acontecimento de crimes e acidentes e muito mais importante 

do que prender criminosos e socorrer vftimas acidentadas; 

c) a policia deve ser levada aonde esta o problema, para manter uma 

resposta imediata e efetiva aos incidentes criminosos individuais e as emergencias, 

com o objetivo de explorar novas iniciativas preventivas, visando a resoluc;ao do 
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problema antes de que eles ocorram ou se tornem graves. Para tanto, descentralizar 

e a solugao, sendo que os maiores e melhores recursos da policia devem estar 

alocados na linha de frente dos acontecimentos; 

d) as atividades junto as diversas comunidades e o estreitamento das 

relagoes policia e comunidade, alem de incutir no policial a certeza de ser urn "mini

chefe" de policia descentralizado em patrulhamento constante, goza de autonomia e 

liberdade de trabalhar como solucionador dos problemas comuns por ser a garantia 

de seguranga e paz para a comunidade e para o seu proprio trabalho. [SILVA, 2004, 

p. 13] 

Sabre o policiamento comunitario no Japao, Silva na palestra em Queluz 

aos 6 de maio de 2004, ao encerrar sua tala aos policiais lus6fonos, exortou: 

Nao sendo um sistema directamente transponlvel para a realidade 
portuguesa, o sistema Koban pode no entanto canter alguns ensinamentos 
e solur;oes que a experiencia de mais de 100 a nos e a sua aplicar;ao pela 
Policia Nacional Japonesa mostram ser validas e eficazes. 
Paises como os EUA e o Canada desde ha algum tempo acompanham com 
interesse a realidade Koban. 0 Brasil e outro pais que vem estudando 
atentamente o sistema Koban e o entrosamento social que este permite a 
policia alcanr;ar com as comunidades locais. Alias, o Brasil nao s6 vem 
acompanhando a realidade Koban como inclusive vem aplicando de forma 
entusiastica o sistema Koban de policiamento comunitario, tendo a decorrer 
em varios pontos do seu territ6rio experiencias neste dominic ha ja alguns 
a nos. 
Termine, permitindo-me sugerir-vos que estejam atentos ao sistema Koban, 
aquele que pode vir a ser o seu desenvolvimento e as solur;oes que dele 
possam emergir para concretes problemas comunitarios. Penso que no 
sistema Koban, v6s, futures capitaes da Guarda, podereis colher 
ensinamentos validos para o vosso dia-a-dia, enquanto militares e enquanto 
comandantes da forr;a policial. [2004, p. 15] 

4.5 RESUMO DOS MODELOS APRESENTADOS 

0 conhecimento dos diferentes modelos de policia permitiu identificar a 

diversidade de estruturas, sistemas operacionais e condigoes de seguranga publica 

que esses modelos procuram atender. Os diferentes modelos deixam transparecer 

que nao existem criterios unicos, ou melhores, no sentido de atendimento das 

necessidades de uma determinada sociedade. 
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Algumas considerac;oes podem ser feitas a respeito dos varies modelos 

de organizac;oes policiais apresentados: 

Todos os paises focalizados tem mais de um organismo policial. 

As policias executam o ciclo complete das fungoes policiais: de policia 

preventiva, investigac;ao criminal e polfcia judiciaria. 

E possivel identificar que na maioria dos paises existe pelo menos uma 

corporac;ao policial com caracterfsticas militares (todas federais e centralizadas). 

As polfcias civis apresentadas organizam-se com base na hierarquia e na 

disciplina, como ocorre nas organizac;oes militares. 

Tanto a policia administrativa quanta a judiciaria tem seus pr6prios 

agentes com subordinac;ao direta. 

A subordinac;ao das forc;as policiais e feita tanto a Ministerios que 

integram o governo central do pals a que pertencem, quanta aos governos 

provinciais (Estados). 

As tarefas das organizac;oes policiais sao multiplas, nao se restringindo 

apenas ao combate da violencia e da criminalidade. 

0 policiamento ostensive e feito unicamente por pessoal uniformizado. 

Pessoal em trajes civis pode ser encontrado nas areas de investigac;ao 

criminal ou em atividades exclusivamente burocraticas. 

Ha necessidade da existencia de instalac;oes pr6prias, equipamentos e 

dominic de tecnicas para execuc;ao de pericias e exames tecnicos, para o plena 

desempenho de suas atividades de investigac;ao. 

A base territorial e a descentralizac;ao de atuac;ao da forc;a policial tem 

produzido melhores resultados para a sociedade. 

E importante destacar que apenas modelos com bases flsicas locais 

foram apresentados, destacando-se que cada pals tem procurado se ajustar 

autonomamente e, ainda, e posslvel identificar 0 grande predominio de forc;as 

policiais com atuac;ao local (municipio). 
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5 A VOLTA DO PROJETO POVO 

Os exemplos do passado e do mundo apontam para o policiamento 

comunitario como a forma que a polfcia atuara no seculo XXI, a gestao comunitaria 

da seguran<;a publica e a forma inteligente da pollcia trabalhar, e possfvel reduzir 0 

problema da criminalidade se o publico estiver ao lado da polfcia. 

Conforme apurado em 1996. o projeto POVO (original) nao foi avaliado 

pela administra<;ao estadual. Para retratar a aceitabilidade do Projeto POVO, 

utilizou-se em parte os dados da monografia Atendimento das radiocorrencias no 

12.0 BPM- PMPR: Comparative do sistema modular de policiamento urbano e 

policiamento ostensive volante. Foi realizada pesquisa Tecnico-Cientffica com 

amostra do atendimento do POVO Santa Felicidade e do Modulo Policial da Pra<;a 

Osorio. 

0 novo projeto POVO partiu do projeto piloto de polfcia comunitaria em 

andamento em Curitiba cujos coordenadores eram o entao Major Roberson Luiz 

Bondaruk e o Major Cesar Alberto Souza, autores do livro de Polfcia Comunitaria: 

Pollcia Cidada para um povo cidadao, cuja primeira edi<;ao foi lan<;ada em 2003 

junto como novo projeto POVO. 

A base de atua<;ao do Policiamento Ostensivo Volante e a aplica<;ao da 

filosofia e estrategia de Polfcia Comunitaria no projeto POVO, ampliando o trinonio 

Policial treinado - Comunica<;ao - Viatura especial, para: 

a. Policial com trfplice responsabilidade: 

(1) Responsabilidade Territorial 

Baseava-se em setores censitarios do IBGE para cada policial, agrupados 

em vilas ou bairros?2 

(2) Responsabilidade pelos resultados 

0 policial comunitario e um policial com atua<;ao dentro de sua area, cabe 

a ele prender criminosos, inibir a criminal~dade, solucionar os problemas existentes e 

melhorar a qualidade de vida da comunidade. 

32 0 conceito de responsabilidade territorial nao e de exclusividade de atuacao nas 
areas, as viaturas, apesar de identificadas com o nome dos bairros ou vilas que atendem, poderao 
socorrer areas pr6ximas e contfguas; o vies do conhecimento sera por intermedio da atuacao 
continuada, e nao subproduto unico de propaganda. 
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(3) Responsabilidade Social33 

0 profissional de seguranga publica tem sido um ponto de referencia para 

a populagao. Porem, mais do que isso, a populagao deve ver na figura do policial

militar, atuante e prestativo, um zeloso guardiao da ordem e disciplina da vida social, 

digno da confianga e da admiragao publica. 

Os problemas sociais, af incluidos os de seguranga publica, ultrapassam 

a capacidade tecnica dos 6rgaos policiais e terao solugao efetiva se tratados em 

conjunto com a comunidade. 

b. Comunicagoes multiplas 

A central com o policial, atraves da rede-radio PMPR com um HT para 

cada policial. 

Policial com policial, atraves da rede-radio. 

Comunidade com o policial atraves de celulares. 

c. Viaturas e estruturas especiais 

A Estagao M6vel POVO e composta de uma viatura, e de duas ate seis 

motocicletas em apoio, podendo tambem ser desenvolvida em bicicletas ou a 

cavalo, uma guarnigao de quatro PM ate 18 PM, sendo dais na viatura e os demais 

em motocicletas, em bicicletas, a cavalo, ou a pe, atuando com telefone celular para 

cada integrante da estagao e radio VHF m6vel nas viaturas e VHF portatil para cada 

policial nas bicicletas ou motos. Ou entao radio troncalizado34
, para os comandantes, 

bases, viaturas e motos possibilitando contatar diretamente a cada um deles, ou a 

todos simultaneamente. 

Cada Estagao POVO e designada para atendimento a um determinado 

sub-setor de policiamento, baseado nos setores censitarios do IBGE, e nos fatores 

criminol6gicos do bairro, onde se permita que a cada oito meses o policial passe ao 

menos uma vez em cada domicflio. 

Considerando as experiencias do passado no Sistema Modular de 

Policiamento Urbano, Projeto POVO e Projeto Pilato de Policia Comunitaria, cada 

33 Segundo o Institute Ethos, a Responsabilidade Social "e uma forma de conduzir os 
neg6cios da empresa de tal maneira que a torna parceira e co-responsavel pelo desenvolvimento 
social. A empresa socialmente responsavel e aque!a que possui a capacidade de ouvir os interesses 
das diferentes partes (acionistas, funcionarios, prestadores de servi<;o, fornecedores, consumidores, 
comunidade, governo e meio-ambiente) e conseguir incorpon3-los no planejamento de suas 
atividades, buscando atender as demandas de todos e nao apenas dos acionistas ou proprietaries. 

34 truncking 
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policial da Estac;ao POVO (executor) deveria ficar responsavel por um setor 

censitario, no maximo dois, aproximadamente 600 domicilios que equivalem a 2.000 

(dois mil) habitantes, devendo a escala contemplar turno de patrulhamento 

preventivo no bairro, turno de visitas nos domicilios, turno de instruc;ao e folga. 

Assim, uma cidade como Curitiba precisa de aproximadamente 2.400 policiais para 

patrulhar e cobrir todos os domicilios35
, sendo que a distribuic;ao deve respeitar a 

geografia local, pois ha bairros com apenas um setor censitario com 200 moradores 

por setor, como o bairro do Riviera e outros com 214 setores censitarios com 750 

moradores por setor, como a Cidade Industrial de Curitiba, razao pela qual as 

estac;oes sao de tamanho variavel com 4 a 18 PMs e equipamentos variaveis 

conforme a topologia do terreno. 

Ao inves do bairro se adequar ao pelotao (SMPU) a estac;ao POVO se 

adequaria ao bairro. 

As Estac;oes POVO poderiam se ligar a bases comunitarias fixas. 

5.1 OPERACIONALIZA<;AO DO PROJETO POVO 2004 

Com o conhecimento das dificuldades o POVO - Policiamento Ostensivo 

Volante, em meados de 2004, foi instalado no Municipio de Curitiba (1 0 bairros), e 

no interior do Estado, na cidade de Londrina (cinco bairros). No final de 2004 foi 

instalado em mais 14 bairros de Curitiba e nas cidades de Colombo, Guarapuava, 

Ponta Grossa e Maringa. 

Essas Estac;oes POVO do interior nao estavam previstas para esta fase, 

pois se pretendia em Curitiba a substituic;ao dos "Totens" do projeto Policiamento 

Ostensivo Localizado.36e nao havia telefone celular habilitado para outras cidades. 

(fora da Regiao Metropolitana de Curitiba). 

35 Apenas para o Projeto POVO, no maximo 40% do policiamento ostensive geral. 
36 Totem foi criado em maio de 1998 com a finalidade de samar aos demais processes 

e modalidades de policiamento ostensivos ja existentes. Era feito por veiculos radiomotorizados com 
um ou dois policiais armadas e equipados prontos para responder as ay6es de carater criminal ou 
assistencial, diuturnamente. Quando a Viatura nao esta no local definido como ponto de "parada", 
possibilita ao cidadao acionar a radiopatrulha pelo sistema 190 com a linha telef6nica ali instalada, 
que da comunica9ao direta sem precisar de discagem (tal qual um interfone), com o COPOM -Centro 
de Opera96es Policiais Militares. [BONDARUK e SOUZA, 2007, P. 32] 
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As estac;6es em Curitiba tambem passavam par problemas (a maior parte 

par resistencia interna) conforme exemplo do memoranda abaixo, onde foram 

retirados os names das pessoas e OPMs para evitar constrangimentos: 

Projeto POVO - Corregao de rumos 
Principais falhas encontradas ate agora: 
Foi determinado par este Comandante-Geral, atraves do memoranda 
006/2004, que se mobiliassem os bairros com policiais com curso, motorista 
e motociclistas, e marcada reuniao com a participagao de todos os bairros 
envolvidos, DETERMINADA UNIDADE trouxe o REPRESENTANTE DE 
BAIRRO que nao estava contemplado na 1a fase, gerando constrangimento 
na apresentagao (previa-se a presenga do SESP, que felizmente nao 
ocorreu no dia); 
A NS 021/2003 Comando-Geral determinou a presenga dos motociclistas 
em curso promovido pela Yamaha, o outra OPM nao mandou ninguem; 
0 memoranda 009 propiciou vagas as OPMs para cursos de instrutores de 
motociclismo, OUTRA OPM nao mandou ninguem. 
Em 3 de margo o memoranda 012-2004 determinou que fossem 
fotografados os policiais, encaminhada a relagao com urgencia, ate 15 de 
margo as fotos nao tinham chegado, foi entao determinada a presenga de 
todos os policiais no QCG, para fazer a foto, UMA DAS OPMs nao 
compareceu a reuniao. 
No langamento do projeto 
Nas Estag6es POVO dos 122 policiais necessanos a ativagao das 9 
Estagoes oficiais, 45 policiais nao sao possuidores do Curso de Atualizagao 
Profissional em Polfcia Comunitaria, sendo que NUMA OPM nao foi 
possfvel fazer uma avaliagao mais completa, pais 14 policiais faltaram a 
reuniao. 
De outra OPM faltaram a reuniao todos os capitaes. 
Resumo par OPM 
com curso 14 38 15 
sem curso 24 10 21 
A Polfcia comunitaria esta em nova fase. 
0 governo Federal fara avaliagao do projeto. 
0 governo Estadual faz acompanhamento semanal atraves do APG, 
Acompanhamento de Programas Governamentais. 
A comunidade faz acompanhamento diario, a mfdia esta no beneplacito, 
mas lembrem-se do Toten, no primeiro dia foi desacreditado pela Gazeta do 
Povo, uma foto dele vazio e a legenda de que permaneceu assim par 4 
horas. [PMPR, CG, 2004] 

Em 2005 o major Scheremetta assumiu a coordenac;ao do projeto POVO, 

em seguida foi substituido pelo coronel Celso Roberto Arantes. 

Foram ativadas 75 estac;6es do projeto POVO em Curitiba, uma par 

bairro, na pratica o projeto POVO tornava-se semelhante ao de 1994, abandonando 

as iniciativas inovadoras, como basear-se em setores censitarios, conceder poder 

aos prac;as de execuc;ao para resolver os problemas. 
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Numero de Bairros e Estac;oes: 75; Numero de Comandantes: 51; Total 

de Policiais Militares no POVO: 692; Total de Viaturas POVO: 126; Total de 

Motocicletas POVO: 152; Total de Viaturas RPA: 17. 

Para urn born policiamento e importante considerar a potencialidade de 

cada Unidade, suas necessidades e o relacionamento com a comunidade somente 

vira com as visitas, ac;oes preventivas eo born atendimento. 

Em 2006 o coronel PM RR Aramis Linhares Serpa passou a ser o 

coordenador-geral eo projeto foi estendido para as maiores cidades do Estado: 

Foz do lguac;u, Cascavel, Paranagua, Apucarana, Pinhais, Toledo, 

Araucaria, Campo Largo, Umuarama, Almirante Tamandare, Cambe, Arapongas, 

Campo Mourao, Paranavai, Piraquara, Sarandi, Francisco Beltrao, Castro, Fazenda 

Rio Grande, Pato Branco, Teh3maco Borba, Cianorte, Irati, Rolandia, Uniao da 

Vit6ria, Cornelio Procopio, Prudent6polis, lbipora, Marechal Candido Rondon, Santo 

Antonio da Platina e Jacarezinho, que se somavam as estac;oes ja instaladas em 

Curitiba, Londrina, Colombo, Guarapuava, Ponta Grossa, Maringa e Sao Jose dos 

Pinhais (estas receberam significative reforc;o). 

Conforme dados a serem confirmados na contagem geral da populac;ao 

pelo IBGE (2007), em andamento, quatro milhoes de pessoas devem estar sendo 

atendidas pelo projeto. 

Segundo informac;oes da imprensa, em 2007 o projeto ainda nao foi bern 

aceito pela populac;ao e nao conseguiu reduzir a inseguranc;a da populac;ao. 

Sete em dez curitibanos se sentem inseguros. 37 

A maioria dos moradores de Curitiba nao confia plenamente no trabalho da 
policia paranaense, sente-se inseguro ao andar pela cidade e da uma nota 
que nao passa dos 6,3 para o trabalho das polfcias na capital do estado. Os 
dados fazem parte de um levantamento, encomendado pela Gazeta do 
Povo ao institute Parana Pesquisas, que ouviu mais de 600 moradores da 
capital na semana em que a Policia Militar (PM) completou 153 anos. 
[VOITCH, p. 9] 

A pesquisa tambem mostra que os curitibanos sentem falta de mais 

policiamento nas ruas e de uma maior integrac;ao entre PM, Polfcia Civil e Guarda 

Municipal. Sabre o projeto POVO a pesquisa constatou: 

37 Projeto Povo ainda esta distante dos moradores, diz pesquisa) Data: 12/08/2007. 
Autor: Guilherme Veitch, GAZETA DO POVO. 
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0 Projeto POVO - uma das principais bandeiras da polftica de seguranc;a 
publica do governador Roberto Requiao - ainda esta Ionge de atingir seus 
objetivos em Curitiba. lmplementado ha quatro anos, o objetivo do programa 
e aproximar a Polfcia Militar da comunidade, fazendo com que os 
moradores de determinada localidade conhec;am, saibam o nome e tenham 
os telefones dos policiais que atendem seu bairro ou regiao. De acordo com 
o levantamento da Parana Pesquisas, seis entre dez curitibanos conhecem 
ou ja ouviram falar do projeto, mas, mesmo dentre essa parcela da 
populac;ao, mais de 96% dos entrevistados afirmam nao saber o nome dos 
responsaveis pelo policiamento na sua localidade. 

Segundo a pesquisa, 92% dos curitibanos dizem desconhecer o numero do 
telefone pelo qual podem fazer contato com o policiamento comunitario. 
[VOITCH, p. 9] 

Tambem no mes de agosto a Gazeta do Povo anunciava que o centro de 

Curitiba seria revitalizado em projeto de R$ 1 ,2 milhao, mas que nao atendia a 

antiga reinvidicagao da volta do modulo policial na Praga Tiradentes. [05/08/2007] 

5.2 ORIENTA<;AO FEDERAL 

0 projeto POVO faz parte do Programa Estadual de Seguranga Publica, 

tendo recebido recursos federais para sua implementagao e expansao.38 

Afinal, a Policia Comunitaria e um ordenamento da Uniao, desde o 

primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), em 1996, o qual 

estabeleceu as experiencias de policia comunitaria entre suas prioridades, no PNDH 

II, em 2002, o compromisso 32 ratifica e expande essa prioridade; igualmente, o 

Plano Nacional de Seguranga Publica, (PNSP) plano estruturado em quatro 

capftulos que relacionam os compromissos a serem assumidos no ambito do 

governo federal, e deste em cooperagao corn os governos estaduais e outros 

poderes da sociedade civil. 0 PNSP tambem estabelece as agoes que serao 

desenvolvidas para que os resultados esperados sejam alcangados. 

Das ag6es que tratam o Plano Nacional de Seguranga Publica, a de n. 0 

93, que trata da criagao do Fundo Nacional de Seguranga Publica, assevera: 

"Criar, no ambito do Governo Federal, um Fundo Nacional de Seguranc;a 
Publica destinado a apoiar financeiramente o reaparelhamento, 
reestruturac;ao e qualificac;ao das polfcias estaduais e as ac;6es previstas 

38 Meta 2 do plano basico- 1m plantar o Projeto POVO, resultou no convenio 110/2004. 
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neste Plano, especialmente aquelas voltadas para a implantac;:ao de policias 
comunitarias, seu intercambio nacional e internacional com polfcias e 
lideres comunitarios, delegacias especializadas, sistemas de produc;:ao e 
coleta de dados, nucleos de combate a impunidade, investigac;:oes de 
homicfdios, chacinas, missoes especiais de patrulhamento integrado e 
estrategias comunitarias." (BRASIL- 2000) 

Em 14 de fevereiro de 2001, a Lei n° 10.201, criou o Fundo Nacional de 

Seguranga Publica, que em seu artigo 4° consagra a Policia Comunitaria como 

credora do Fundo, o que se manteve com a nova redagao dada Lei n° 10.746, de 10 

de outubro de 2003. 

Mesmo a mudanga de orientagao no Governo Federal, nao retirou de 

pauta a Policia Comunitaria, conforme preve o Sistema Unicode Seguranga, SUSP, 

que substitui o PNSP: 

A metodologia de policiamento denominada "comunitaria" recebe names 
diferentes, como "de proximidade" au "interativa", conforme as parses e as 
tradic;:oes. Mas o que importa e seu conteudo e as valores que encerra. 
Esses tern, felizmente, atravessado fronteiras e se expandido no rastro da 
extensao da consciencia cfvica democratica e dos direitos de cidadania. Em 
poucas palavras, policiamento comunitario e a modalidade de trabalho 
policial ostensive e preventive correspondente ao exercfcio da func;:ao 
policial definida pelo compromisso inalienavel com a construc;:ao social da 
paz e com o respeito aos direitos humanos. Equivale tambem ao 
aperfeic;:oamento profissional, uma vez que implica mais qualificac;:ao e mais 
eficiencia na provisao da seguranc;:a publica. Os exemplos brasileiros e 
internacionais sao ricos em experiencias bern sucedidas de policiamento 
comunitario, nas quais decrescem as taxas de crimes e as praticas 
violentas, enquanto cresce, na mesma proporc;:ao, a confianc;:a popular na 
polfcia.[ ... ] 
Nesse tipo de policiamento, cada policial converte-se em um agente dotado 
de autonomia e responsabilidade. Cabem a ele au a ela as tarefas de 
identificar as problemas da area em que atua e de hierarquiza-los, 
diagnosticando suas causas imediatas e definindo estrategias de 
intervenc;:ao preventivas, que devem ser acompanhadas criticamente par 
avaliac;:oes sistematicas, conduzidas em conjunto com as supervisores e as 
representantes da comunidade local. A identificac;:ao e hierarquizac;:ao dos 
problemas, cuja finalidade e a composic;:ao de uma pauta que servira ao 
planejamento das ac;:oes policiais, nao sao trabalhos solitarios, factrveis par 
um profissional isolado. Pelo contrario, dependem da colaborac;:ao dos 
moradores da area, de suas opinioes e de suas observac;:oes detalhadas e 
cotidianas. Os bans profissionais de policia saberao evitar as pontos de 
vista que apenas traduzem preconceitos au que simplesmente traduzem o 
interesse individual. Tambem par isso, a supervisao cumpre um papel 
fundamental. 
Essa modalidade de policiamento transfere poder para a ponta, 
descentraliza, altera a cultura institucional e forc;:a a corporac;:ao a qualificar 
melhor seus profissionais. 
0 soldado que atua nas ruas deixa de ser um automata cumpridor de 
ordens. 0 modelo tende a pressionar a estrutura vertical de poder no 
sentido de substituir o formalismo das ordens superiores pela discussao 
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minuciosa de seus conteudos especfficos, sem prejufzo do indispensavel 
respeito a hierarquia. Portanto, a aplicac;ao desse metoda provocara, 
naturalmente, a reforma da Polfcia Militar, responsavel, no Brasil, pelo 
policiamento ostensive. Oaf, pelo menos em parte, a resistencia que 
costuma despertar- e que nao e privilegio brasileiro. 
O(A) policial comunitario(a) nao pode atuar em territories controlados por 
traficantes de drogas ou por qualquer organizac;ao criminosa que afirme seu 
poder de forma ostensiva. Em certas areas urbanas, esse metoda s6 
podera funcionar depois que forem desalojados os bandidos armadas e 
liberada a area para o plena exercicio da liberdade e dos direitos civis. Nas 
demais situac;oes, constituira o modo mais eficaz de policiamento e o mais 
compatfvel com o respeito aos direitos humanos, mesmo e sobretudo nas 
regioes mais pobres e desassistidas das cidades. [BRASIL, 2003, p. 39-41] 

0 Programa Nacional de Seguranga Publica com Cidadania (Pronasci), 

langado pelo Governo Federal no segundo semestre de 2007, destina-se a 
prevengao, controle e repressao da criminalidade, atuando em suas rafzes s6cio

culturais, alem de articular agoes de seguranga publica com polfticas sociais, 

composto por 94 agoes, por meio da integragao entre Uniao, Estados e Municfpios. 

lnicialmente, o programa sera implementado nas 11 regioes 

metropolitanas brasileiras mais violentas, segundo dados dos Ministerios da Justiga 

e da Saude. Sao elas: Belem, Belo Horizonte, Brasilia (entorno), Curitiba, Macei6, 

Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Sao Paulo e Vit6ria. 0 governo 

federal investira R$ 6,707 bilhoes ate o fim de 2012. 

0 Pronasci ira regulamentar o Sistema Unico de Seguranga Publica 

(SUSP), ja pactuado entre Estados e Uniao, mas ainda nao institufdo por lei. 0 

SUSP dispoe sobre o funcionamento dos 6rgaos de seguranga publica. Seu objetivo 

e articular as agoes federais, estaduais e municipais na area da seguranga publica e 

da Justiga Criminal. Em relagao ao policiamento comunitario preve: 

A instituic;ao do policiamento comunitario e imprescindfvel ao Pronasci. 
Trata-se de um conceito de seguranc;a publica que se baseia na interac;ao 
constante entre a corporac;ao policial e a populac;ao. Os policiais 
comunitarios acompanharao sempre a mesma regiao e serao capacitados 
em temas como direitos humanos, etica e cidadania - construindo, assim, 
uma relac;ao de confianc;a com a populac;ao. No Pronasci, o policiamento 
comunitario sera agregado em nucleos. Sempre que necessitar, a 
populac;ao podera remeter-se a um deles para acionar o servic;o. A ac;ao 
contara com a realizac;ao de cursos pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos (SEDH). [BRASIL, 2007, p. 15] 
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A imprensa ja havia veiculado que Bases Comunitarias de Seguranc;a 

seriam implantadas em todo o pais. A fonte da informac;ao seria o coordenador-geral 

do Departamento de Politica, Programas e Projetos da Secretaria Nacional de 

Seguranc;a Publica (SENASP), tenente coronel Eraldo Marques Viegas e foi feita 

durante a 3a Reuniao Ordinaria de coordenadores estaduais de policia comunitaria, 

realizada nos dias 30 e 31 de maio, em Goiania, Estado de Goias. 

"Como sera uma polftica a ser adotada pelos Estados, serao sugeridos 
projetos para construgao das Bases bem como o reaparelhamento e a 
assessoria de uma equipe do Japao para troca de tecnologia de informagao 
e o intercambio e a capacitagao para o manuseio dessa tecnologia" 
[SENASP, 01/06/2007] 

Curitiba como uma das capitais beneficiadas pelo Pronasci podera entao 

pleitear recursos federais, com a contrapartida de 2%, pra implantac;ao de Bases 

Comunitarias Fixas, com orientac;ao e apoio do Japao. 



CAPiTULO 6 

ILUSTRA<;AO 6: ROBOCOP: 0 POLICIAL DO FUTURO. 
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6 A POLiCIA DO FUTURO 

No capitulo anterior foi relatada a volta do Projeto POVO, apresentado 

inicialmente como sendo urn programa de policiamento comunitario, como aspira<;ao 

maior da comunidade paranaense, principalmente da curitibana, adaptado a 
realidade do seculo XXI. 

0 projeto, porem, partia de uma falsa premissa, de urn engodo, crassos 

erros do passado que o distanciavam do verdadeiro anseio da popula<;ao. 

Charles Silberman39
, afirma que "Quanta mais proximo for o 

relacionamento entre o policial e as pessoas na sua ronda, quanta mais pessoas ele 

conhecer e quanta mais essas pessoas confiarem nele, maiores sao suas chances 

de reduzir o crime". 

0 projeto POVO atraves de propagandas se dizia como policia da familia, 

que cumpriria essa premissa (proximidade e relacionamento)40 mas, a pratica foi 

absolutamente outra, a cultura continuou sendo a policia do depois prender, 

atender ocorrencia e com bater os criminosos. 

0 Projeto POVO ate poderia ser classificado como urn programa de 

policiamento de resultados, mas nao se enquadra na Gestao Comunitaria de 

Seguran<;a Publica, pois a comunidade nao foi ouvida. 

Os policiais estao encapsulados em carros e motocicletas, pouco se 

conversa com a comunidade, e embora o projeto determinasse no maximo 2 setores 

censitarios para cada policial, com a coloca<;ao de 12 PMs em cada bairro, a media 

esta em 3,2 setores censitarios para cada policial, sendo que nos grandes bairros 

como Boqueirao, Cajuru e Uberaba a media e de 7 setores para cada policial e a 

situa<;ao mais desalentadora e na Cidade Industrial de Curitiba, que segundo o 

relat6rio do Projeto POVO 2006, tern 165.74841 habitantes e conta com uma viatura 

e 4 motocicletas para atender o bairro. 

Se a viatura e a motocicleta nao estao no bairro, ou se estao em 

ocorrencia, se estao no quartel fazendo uma refei<;ao, ou se a viatura esta em 

39 criminal violence, criminal justice, 1978 artigo de 1978 violemcia criminal, Justic;:a 
Criminal. 

40 Ver figura 5 [p. 60] com o panfleto do projeto. 
41 Dados do censo 2000, sujeitos a atualizac;:ao com a contagem populacional 2006/07 
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reparos, o bairro fica sem a referenda. 0 telefone celular nao substitui a base fisica, 

aquela que se ve, que esta proxima. 

No capitulo 4 foram mostrados os exemplos de Australia, Canada, 

Cingapura e Japao, com destaque a importante contribuigao de Bayley, de que e 

mais facil a transportabilidade ou importabilidade de programas, do que a construgao 

de um modelo proprio. 

Bayley sabe o que esta falando, ele mesmo foi consultor do governo de 

Cingapura para a implantagao do Policiamento Comunitario naquele Pals, onde o 

modelo japones foi o utilizado. 

Ninguem duvida que um dos problemas mais urgentes do Brasil e a 

Seguranga Publica, ou mais especificamente a falta de Seguranga. 

Bondaruk, em sua mais recente obra A prevenc;io do crime atraves do 

desenho urbano, alerta: 

Nestes momentos de crise, a sociedade clama par soluc;oes rapidas, que 
dum golpe s6 resolvam a questao da seguranc;a publica. 0 problema e que 
tais soluc;oes rapidas e prontas nao existem. 0 combate ao crime e ao medo 
do crime e constitufdo no dia-a-dia das comunidades, nao apenas pelas 
ac;oes da polfcia, mas de toda a sociedade, do governo e todos os setores 
da Nac;ao, congregados e voltados para urn mesmo objetivo, estabelecido e 
perseguido de forma incansavel. [2007, p. 53] 

Canada, conforme mostrado, teve programas que comegaram a ser 

implantados em 1997, e outros ha mais de 30 a nos. 

Nos Estados Unidos, segundo Bayley, o policiamento comunitario e mais 

freqOentemente uma aspiragao do que uma implementagao. 

Sao Paulo, o estado que possui um dos programas mais bern sucedidos 

de Polfcia Comunitaria no Brasil, e que tern a Base Flsica como suporte, esta 

implantando-o desde 1997. 

Sao Paulo, como esta na pagina 72 desta tese, adaptou-se ao modelo 

Koban, e esta sendo citado como exemplo a ser seguido em Portugal. 

Na Venezuela, na cidade de Chacao, uma das cinco que compoe a 

capital Caracas, os modulos policiais sao mostra da seriedade com que se implanta 

naquela cidade uma polftica de proximidade, que nada mais e que um programa de 

policiamento comunitario. 

Como parte de Ia polftica de proximidad, que consiste en que Ia policfa este 
cada vez mas cerca de Ia comunidad, el dfa de hoy estamos inaugurando el 
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modulo policial en Ia urbanizacion El Bosque, que es una de las entradas 
del Municipio Chacao, este va a ser un gunto de contacto permanente con 
los transeuntes, vecinos y comerciantes. 2 

Como a parte da polftica da proximidade, em que as polfcias estao cada vez 
mais perto da comunidade, hoje nos inauguramos o modulo policial no 
"bairro El Bosque", que e uma das entradas da municipalidade de Chacao, 
este sera um ponto permanente da reuniao com a comunidade, os vizinhos 
e os comerciantes. [CHACAO, 2006] 

Essa noticia entrelac;a o capitulo 4 Experiencias internacionais com o 

capitulo 3 Raizes do policiamento comunitario no Parana, onde os modules foram 

apresentados como urn revolucionario sistema de policiamento urbana. 

Nas entrevistas em anexo, o Gel. Valla afirma que o SMPU seria copia 

dos Kobans, mas o criador dos modules, Gel. Bonilauri afirma que nao, que se 

baseou nos postos de transite integrados para iniciar seu estudo. 

Somas forc;ados a concordar com o Gel. Bonilauri, de que o sistema 

Modular nao foi copia dos Kobans, pais se fosse, traria tambem a base teorica, a 

Policia Comunitaria. 

Embora no SMPU aos poucos a comunidade e a policia interagissem, nao 

havia uma lideranc;a, nao houve a uniao necessaria para lutar pela seguranc;a 

publica e pela propria preservac;ao dos modules. 

Como vista no Capitulo 2 Gestao comunitaria da seguranc;a publica, este 

conceito nos remete a uma cultura publica de seguranc;a, que transcende os 

organismos policiais propriamente ditos, na medida em que mostra o problema como 

uma questao politica de Estado, envolvendo varios outros setores do poder publico. 

Mais que tudo isso, demanda uma lideranc;a nao s6 com o tema, mas tambem com 

toda uma politica estrutural. 

Os bairros mais organizados, com associac;oes de bairros atuantes, 

mantiveram seus modules, cerca de 20 deles ainda estao em atividade na cidade de 

Curitiba. 0 proprio modulo da Prac;a Osorio, avaliado em 1996 pelo autor desta tese, 

e reavaliado em 2000, quando o mesmo foi comandante da 1a companhia, continua 

atuante, com novas recursos tecnologicos, com a participac;ao da Guarda Municipal 

de Curitiba; este modulo e mostra que o sistema Modular nao foi implantado na sua 

totalidade, mas os modules, sua menor frac;ao, continuam a existir. 

42 Traduc;:ao do autor. 
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0 tempo presente traz para a discussao o mais revolucionario Programa 

de Seguranga Publica, o Pronasci [Op. Cit. p. 83], Programa Nacional de Seguranga 

Publica com Cidadania. 

Avaliado em sua base te6rica, nesta tese, o Pronasci coloca a 

necessidade de nucleos territoriais, ou bases comunitarias fixas, sem duvida isso e 

um reconhecimento dos tecnicos e das autoridades federais de que o compromisso 

com a comunidade deve ser serio, visivel. 

Quando se tem uma base fisica obtem-se uma relagao de confianga e de 

proximidade, o que maximiza o emprego de recursos pelas modernas teorias de 

descentralizagao na execugao e centralizagao no Planejamento. 

Para a efetiva redugao do crime e a conseqOente redugao do medo do 

crime, deve-se, urgentemente, reativar o Sistema Modular de Policiamento 

Urbano, inicialmente em Curitiba que e uma das 11 cidades brasileiras beneficiadas 

pelo Pronasci. 

A base fisica, representada pelos m6dulos em Curitiba e no Parana, 

associa uma imagem de protegao, uma seguranga objetiva. 

Representa tambem uma descentralizagao, com os recursos tecnol6gicos 

da atualidade os antigos m6dulos ganham em eficiencia e efetividade. 

Os registros policiais podem ser feitos diretamente nos m6dulos, 

atendendo um dos principais ordenamentos federais, a integragao entre as policias, 

principalmente entre a Policia Militar e a Policia Civil. 

Para a Policia Civil, os registros feitos nos m6dulos entrarao 

automaticamente no sistema, e ela, tambem chamada de judiciaria, tera mais tempo 

para dedicar-se aos crimes mais dificeis, de autoria desconhecida, principalmente a 

chamada criminalidade organizada e semi-organizada. 

0 projeto POVO, em 1993, foi a transigao para a desativagao do sistema 

Modular de Policiamento Urbano, agora pode sera transigao para a volta do SMPU, 

conforme a noticia divulgada em margo de 2007 no site da COHAPAR: 

As 1.792 familias da Vila Zumbi dos Palmares, no municipio de Colombo, 
podem contar agora com um novo modulo da Policia Militar que abriga o 
projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante). [COHAPAR, 9/3/2007] 

0 anseio e reconhecido pelo poder publico, principal incentivador do 

projeto POVO. 
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6.1 ENTRE A FICCAO E A REALIDADE 

Quando se fala em polfcia do futuro a primeira imagem que vem a cabega 

e o filme Robocop, o policial do futuro43 que contava a hist6ria de Alex Murphy, 

um policial que atuava nas ruas de Detroit. Ap6s uma perseguigao aos suspeitos de 

um roubo a banco, Alex e brutalmente trucidado ao chegar a Velha Usina (local onde 

a quadrilha se escondeu), tendo sua mao direita estourada e logo depois seu brago 

direto arrancado com tiros de armas e seu peito fuzilado, e ainda vivo levara um tiro 

certeiro no crania dando assim o fim de Murphy pela quadrilha do maniaco Clarence 

Bod dicker. 

Dado oficialmente como morto, Alex e transformado pela OCP (Omni 

Produtos de Consumo), uma poderosa multinacional instalada em Detroit, em um 

moderno e poderoso cyborg de combate ao crime, batizado de Robocop, dotado da 

mais alta tecnologia e poder de fogo. Robocop assume o papel de defensor da lei e 

da ordem nas ruas da decadente Detroit, que esta carcomida pelo crime e pela 

corrupgao. 

Antes do cyborg a OCP tentara fazer robes, mas os resultados foram 

desastrosos, com destruigao dos robes ou a morte dos tecnicos. 

Atormentado pelas lembrangas de Alex Murphy, sua verdadeira 

identidade, o Robocop passa a realizar com mais humanidade suas missoes e 

assume uma postura vingativa contra a gang que o matou e contra o corrupto diretor 

da OCP, Dick Jones. Murphy consegue tanto veneer a sua programagao44 quanta ao 

robe original, apresentado anteriormente como mais poderoso. 

Mesmo nessa ficgao cientifica a parabola entre o bem e o mal se faz 

presente, a maquina e o homem, e uma realidade e afirmada, seguranga publica nao 

sera substituida por maquinas. 

43 Tftulo Original: "Robocop" (1987) 
Realizagao: Paul Verhoeven 
Argumento: Edward Neumeier & Michael Miner 
Atores: Peter Weller - Alex Murphy I Robocop; Nancy Allen - Anne Lewis; Ronny Cox -

Dick Jones Kurtwood Smith - Clarence Boddicker; 
44 i."Serve the public trust" (Servir a populagao) ii."Protect the innocent" (Proteger o 

inocente) iii."Uphold the law" (Cumprir a lei) iv."Ciassified" (Ciassificado. Esta era a diretiva que o 
impedia de atacar executives da OCP) 
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David Bayley, e autor do livre Police for the future (A Polfcia do Futuro) 

ainda sem traduc;ao para o Brasil. 

Na resenha em sua pagina na internet, o livre e apresentado como fruto 

de suas pesquisas na Australia, Canada, Gra Bretanha, Japao, e nos Estados 

Unidos. 

David Bayley, demonstra nessa obra que a integrac;ao entre os agentes 

de seguranc;a e a comunidade e mais eficiente do que carros e outros equipamentos 

no aparato policial. 

Bayley analisa o que as polfcias estao realizando em sociedades 

democraticas modernas, e pergunta se as organizac;oes das polfcias estao usando 

seus recursos eficazmente para impedir o crime e o medo do crime. 

Detalhadamente avalia alguns dos obstaculos principais a prevenc;ao 

eficaz do crime, descreve algumas das reformas que estao sendo testadas pelas 

polfcias, e explica as escolhas que as sociedades modernas tern com respeito a criar 

forc;as policiais eficazes. 

Em seu capitulo final, Bayley descreve e advoga alguns papeis novas e 

originais para a forc;a das polfcias. Primeiramente, recomenda criar urn titulo novo do 

trabalho para polfcias "o polfcial da vizinhanc;a". 

0 oficial de polfcia da vizinhanc;a, ou NPO (neighborhood=vizinhanc;a) 

para Bayley, transformar-se-ia em protetor geral, como no campo da medicina fazem 

os medicos da familia (medico em casa). 

De acordo com Bayley, NPOs ja estao sendo empregados tao largamente 

quanta policiais convencionais da patrulha (p. 146). 0 foco principal de seu trabalho 

seria diagnosticar e resolver problemas da comunidade. 0 desempenho de urn NPO 

seria avaliado nos termos de seu conhecimento das necessidades do local e de sua 

habilidade de formular os pianos que conduzissem a uma reduc;ao daquelas 

necessidades (p. 148). 

Em seguida, Bayley conclama para as mudanc;as principais na estrutura 

organizacional das polfcias. 

Descreve como as unidades basicas das polfcias devem ser, define como 

responsabilidade territorial e a unidade de comando devem ser menores, 

(descentralizac;ao) (p. 152). 
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Essas unidades descentralizadas focalizariam o crime e a desordem 

aparente, nao de forma repressiva, mais atraves do accountable (servindo o cliente) 

para qualquer coisa. 

Finalmente, o professor Bayley gostaria de ver as tarefas da gerencia 

superior literalmente reconstruidas. Os comandantes devem pensar sabre "a macro

gerencia" e evitar a micro-gerencia. Algumas das habilidades que necessitariam sao: 

urn conhecimento do que esta acontecendo em sua organiza<;ao, uma consciencia 

dos problemas potenciais, a habilidade de propor e iniciar reformas, uma enfase 

forte na avalia<;ao de programas, a habilidade de se ajustar as novas praticas 

organizacionais, e incentivar uma cultura proativa em rela<;ao ao crime. Os sistemas 

policiais devem ser estratificados de acordo com os indicadores do desempenho, e 

principalmente com a vontade do cliente (p. 159). 

Dessa resenha concluimos que, para Bayley, a policia do futuro, e a 

policia do passado, a centenaria policia do Japao, a policia inglesa do seculo XIX, 

aquela em que a policia e o povo e povo e a policia, que tern suas premissas em 

resgatar a fe do publico e proteger o inocente, para s6 entao sustentar a lei. 



CAPiTULO 7 

ILUSTRACAO 7: DESENHO FEITO POR CESAR LOBO: CIDADE ILUSTRADA- CURITIBA. 
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7 CONCLUSAO 

Ao Iongo deste trabalho foi-se descortinando o que faz a sociedade. 

Como se constituiu a sociedade brasileira, qual o pacta que fizemos e juramos 

respeitar. As leis que seguimos. 

A Constituigao Federal apresenta em seu preambulo: 

N6s, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o 
exercfcio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran9a, o bem
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justi9a como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida,na ordem interna e internacional, com a 
solu9ao pacifica das controversias,promulgamos, sob a prote9ao de Deus, a 
seguinte CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. [Op. 
Cit. p. 9] 

A Polfcia e uma instituigao, instrumento de autoridade polftica, sua origem 

etimol6gica foi bern mostrada. A polis, raiz de policia e de politica, emprega esse 

poder em nome dos interesses coletivos. E uma organizagao burocratica cheia de 

misticas formais e informais. E tambem uma profissao caracterizada par interesses e 

cultura pr6prios. 

Essas relagoes de poder, no Brasil, desde o nascedouro das polfcias, sao 

relegadas a urn segundo plano. lnicialmente, antes da chegada do principe regente, 

a Policia era para os escravos, para os negros e mulatos. Ela capturava, castigava, 

conferia as alforrias. Para os Nobres havia a justiga. 

Tanto no Brasil quanta no mundo, durante a maior parte da hist6ria, a 

seguranga publica nao apenas dependia, como tambem era, de fato, exercida pelas 

pr6prias comunidades. 

No Brasil a primeira policia veio para proteger a corte portuguesa dos 

natives. Na primeira Republica consolidou o poder dos marechais, em 30 garantiu a 

governabilidade de Vargas e em 64 dos generais. 

Na volta do Estado democratico de direito a policia tern que proteger o 

cidadao, tern que atuar na seguranga publica, na defesa social. 

Logo no paragrafo unico do artigo primeiro de nossa Carta Magna se le: 

"Todo poder emana do povo, que o exerce par meio de seus representantes ou 

diretamente, nos termos desta Constituigao." [Op. Cit. p. 9] 
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A gestio comunitaria da seguran~a publica, vista no capitulo 2 deste 

trabalho, nada mais e do que uma forma de implementar essa democracia 

participativa do paragrafo unico, a influencia direta do cidadao nos rumos da 

seguranga publica, desde a sua autoprotegao ate a definigao das prioridades a 

serem implementadas. 

E entre as prioridades apresentadas nesta tese, esta a implementagao do 

Sistema Modular de Policiamento Urbano, conforme o descrito no capitulo 3: raizes 

do policiamento comunitario no Parana. 

A concepgao comunitaria e sistemica dos m6dulos policiais demonstrou 

nas diversas pesquisas apresentadas45 um confianga potencial de 83,87%, e ainda 

hoje (2007) a populagao de Curitiba quer a volta dos m6dulos. 

0 Japao tem bases comunitarias fixas desde 1879, e conforme relatado 

no capitulo 4: experiincias internacionais, esse sistema pode ser exportado e 

adaptado, como o foi para Cingapura, quando o sistema Koban foi praticamente 

copiado, ou adaptado como aconteceu no Canada, sendo que o sistema canadense 

serviu de base para a Australia. 0 Brasil ja teve suas incurs6es no policiamento 

comunitario, e um dos programas mais promissores esta em curso no Parana. 

0 projeto POVO em sua primeira versao 1993 nao tinha a filosofia de 

policia comunitaria e se apresentava como modulo m6vel, este descredito, 

acumulado com o fracasso dos totens, vern dificultando a implantagao do novo 

projeto POVO, apresentado no capitulo 5: volta do projeto POVO. 

Conforme discutido amiude na p. 79, os curitibanos ainda sentem falta de 

mais policiamento nas ruas e de uma maior integragao entre a Policia Militar e os 

demais 6rgaos encarregados da seguranga publica. 0 projeto POVO como 

policiamento comunitario e apenas um embriao, falta agregar-lhe um valor: a base 

fisica. 

No capitulo 6 a policia do futuro, discutiram-se os principais t6picos 

deste trabalho, buscando como se orientar para o futuro, como a base fisica pode 

dar uma seguranga objetiva ao cidadao, a visao futurista de uma sociedade moderna 

45 1982 pela lntermarketing S/C, [op. cit. pp. 34,35,36], 1996 par SOUZA, Cesar Alberto, 
[op. Cit. p. 39-44] 
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decadente atraves das lentes de Paul Verhoeven46
. A parabola de 1997 poderia 

estar retratando o Brasil de 2007. De fato, assistimos ao domfnio mundial par parte 

de um grupo minoritario de grandes empresas (que controlam inclusive a midia), a 

corrupgao e uma realidade (no filme, personificado pelo presidente da OCP) e 

assiste-se, tal como em Robocop, a um crescente e gritante aumento da violencia 

par parte do crime organizado, do narcotrafico, violencia essa, cada vez mais 

presente. 

A moral da parabola serve para a nossa compreensao do tema. A 

humanizagao! Assim como Murphy renasce, mais forte, melhor equipado, mas sem 

perder sua humanidade, o Sistema Modular deve renascer, ou apenas acordar, com 

sua filosofia de policiamento comunitario, conforme mostrado no capitulo 5. 

0 futuro e hoje. A polfcia que nos interessa e a que podemos construir, 

com paciencia e colaboragao de todos. 

A BASE FfSICA E FATOR FUNDAMENTAL PARA 0 SUCESSO DO 

POLICIAMENTO COMUNITARIO, PARA A EFETIVA REDU<;AO DO CRIME E A 

CONSEQOENTE REDU<;AO DO MEDO DO CRIME. 

A partir desta tese, com os experimentos ja realizados em Curitiba, pode

se iniciar um programa de transigao entre o Projeto POVO eo SMPU. 

0 cronograma de implantagao do Sistema Modular de Policiamento 

Urbano podera ser fixado pelo Gabinete de Gestae lntegrada do Municipio de 

Curitiba, considerando o aporte de recursos federais para implementagao e 

capacitagao dos policiais e da propria comunidade 

Como vista, o presente tema e par demais amplo, e nao se esgota nesta 

tese, que se constitui em ponto de partida para uma avaliagao dos resultados 

alcangados pelo policiamento comunitario no Parana e como se podera efetivamente 

alcangar a gestae comunitaria da seguranga publica. 

46 produtor e diretor de Robocop 
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MODULAR DE POLICIAMENTO URBANO E POLICIAMENTO OSTENSIVO 
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Entrevista completa como criador do SMPU, Cel PM RR Angelo Rogerio 

Bonilauri: 

1. Uma avaliac;ao sobre o SMPU concepc;ao frente aos princfpios e variaveis doutrinarias do 
policiamento ostensive. 

0 Sistema Modular de Policiamento Urbano apresenta como premissa basica, que o 
policiamento ostensive em areas urbana, para ser eficaz frente ao aumento continuo da 
criminalidade e da violemcia deve ser executado por grupos operacionais reforc;ados, que atuem 
mediante revezamento, de forc;a a cobrir sempre uma mesma area diuturna e ininterruptamente. 
Esta forma de atuac;ao, evidentemente, a Cmica que realiza o maier grau possfvel de presenc;a 
preventiva sobre uma area, pois o cobre por 24 horas. 0 efetivo maior por turno, em numero de 
homens comparativamente as radiopatrulhas, capacita para ac;oes repressivas imediatas, de alto 
impacto, quando a situac;ao assim o exigir. - A partir desta premissa, foi criado o M6DULO DE 
POLICIAMENTO URBANO, que e um conjunto operacional composto por: 

a) Uma guarnigao correspondente ao efetivo de um pelotao orgEmico da Companhia de 
Policiamento Urbano da OPM da area. Os quadros das OPM seriam organizados nos moldes do, 
sistema constituindo o pelotao de policiamento urbane por um Grupe de Comando normal, quatro 
grupos operacionais para revezamento nos turnos de servic;o, e mais um grupo de 
recompletamento para alocar pessoal de reserva destinado a completar as faltas que ocorressem 
no turno de servigo;- fazendo com que o grupo sempre trabalhasse com o efetivo complete; 

b) Um posto policial padrao, com as cores das viaturas operacionais, ostensive, para facilitar a 
identificac;ao pela clientela; 

c) Recursos tecnicos e materiais, de transporte, comunicac;ao, armamento, etc, [sic]- conforme 
as disponibilidades orc;amentarias e planejamento da Sec;ao de Operac;oes da OPM, desde que 
condizente com as diretrizes do Estado Maior. 

-Acionado conforme a concepgao original, o modulo apresenta-se como menor elemento de 
emprego descentralizado, e seria capaz de proporcionar na sua area de atuac;ao, seguranc;a 
aproximada, diuturnamente do policiamento ostensive, mesmo o revezamento da presenc;a pessoal 
permanente e ininterrupta para o cidadao e para a comunidade, grupos completes -, por turno, seria 
feito no proprio posto, nao proporcionando nunca perfodos descobertos. No caso de deslocamentos 
para dar encaminhamento ou atendimento as ocorrencias, sempre resta pessoal para cobertura da 
area, o que nao ocorre com o policiamento tipo radiopatrulha, que ao deslocar-se deixa sua area 
descoberta, geralmente por muitas horas, propiciando a ac;ao criminosa nesta ocasiao e deixando a 
clientela insegura sem ter a quem recorrer no caso de necessidade, 

- Os grupos com maier efetivo comparando-se as outras formas de policiamento bem 
equipadas e apoiados, com um ou mais tipos de viatura, teriam maier capacitac;ao para 
desencorajar a ac;ao de marginais, que se agrupam para fazer frente a duplas ou grupos menores 
de policiais como vemos freqOentemente em logradouros publicos, onde a presenc;a de uma 
radiopatrulha nao inibe a formac;ao de grupos de marginais a espreita de uma vftima. 

Sao inovadores os conceitos de recompletamento e de Desenvolvimento(desdobramento) das 
areas de cobertura, a saber: 

- para propiciar a continuidade dos servigos, face aos afastamentos dos elementos por 
exclusao, saude, ferias, cursos, seria acrescido no pelotao quaternario operacional, um grupo de 
igual valor para recompletamento de faltas. 

Este artiffcio nao e utilizado nem nos Quadros de Organizac;ao, nem na pratica operacional da 
OPM, mesmo que preconizado desde 1978, pelo Estado Maier da Corporac;ao, e apesar das OPM 
sempre sentirem a falta de reserva, que acaba sempre por levar a descontinuidade e paralisac;ao de 
servic;os que sao implantados sem considerar esta necessidade, Cabe ao Comando da OPM estar 
atento e manter um rigoroso controle sobre a flutuac;ao do efetivo, e tomar as medidas necessarias 
sempre que os valores negatives se aproximarem de uma situac;ao que le;e a diminuic;ao dos 
efetivos dos grupos nos turnos de servic;o, o que tem de ser evitado a todo custo, e pode ser 
evitado, ja que no Sistema Modular sao previstos os mecanismos e criadas as condigoes, para tal 
procedimento. Basta dedicac;ao do sistema administrative. 

·- Outre aspecto inovador, dentre muitos, e que o desenvolvimento da OPM que ainda nao 
tenha completado seu efetivo organico e atue sobre uma area em expansao, sera feito atraves de 
frac;ao de tropa completa, acima de pelotao, que iniciara as atividades operacionais na forma de 
acionamento de um modulo complete. Este procedimento repete-se ate a OPM completar o seu 
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quadro organico, e sedimentar a atuaQao sabre sua area. De outra forma, quando as necessidades 
de uma area requerem policiamento tipo Modular Urbano, sendo que nao existe estrutura de OPM 
Modular para expandir os serviQos, deve ser criada em Quadro Organizacional, uma SUB
UNIDADE de Policiamento Modular, que completada na sua estrutura administrativa e de comando, 
acionara inicialmente um pelotao operacional, correspondendo; a um modulo, iniciando o processo 
na area. Note-se que e um procedimento completamente inovador, ate revolucionario, que daria 
plenas condiQoes para a Polfcia Militar acompanhar o processo de expansao da sociedade, mas 
que, em contrapartida, exige dedicaQao trabalho, planejamento, acompanhamento e sobretudo 
vontade polftica do Escalao de Comando e Sistemas administrativos de Gerencia que no minima 
devem estar firmemente coesos dentro de uma unidade de doutrina, sem duvida, vital para a 
CorporaQao. 0 costume tradicional e simplesmente alegar-se falta de pessoal e meios, sem a 
projer;ao antecipada da estrutura de pessoal, nem de recursos financeiros, que quando aceita pelo 
escalao superior redunda em um aumento do numero de homens que logo sao absorvidos pelas 
demais emergencias paralelas que sempre existem. 

Mesmo que omitindo-se uma serie de considerar;ao que exigiriam um estudo mais aprofundada 
verifica-se que o Sistema Modular de Policiamento Ostensive revoluciona como forma de atuaQao 
todos os principios e variaveis doutrinarias do policiamento ostensive, pais o proprio sistema 
encerra nas suas premissas, a sua doutrina propria, baseada na experiencia de dezenas de anos 
de servir;os junto a sociedade e sob as mais diversas orientaQoes e administraQoes 
governamentais, - desde 1961, quando o entao Comandante Geral Cel. PM Orlando Xavier Pombo 
colou nas ruas, somente no periodo noturno das 20 h 00 min. as 24 horas, as duplas de policiais 
sob a supervisao do proprio Cmt Geral, recebiam suas areas de destine aonde se dirigiam - ida e 
volta a pe, e eram fiscalizadas pelo unico Jeep disponivel pelo Oficial de Dia do entao Batalhao de 
Guardas. Esta mudanr;a, radical na epoca, exigiu a supervisao e acompanhamento do proprio Cmt. 
Geral ja que implicava em uma mudanr;a de atitudes e mentalidade. Ja que a variavel 
comportamental e de grande relevancia. 

0 Sistema Modular encerra em si proprio a sua doutrina particularizada e a sua metodologia de 
execur;ao, baseado nos aspectos praticos e reais das areas localizadas, frente a contravenr;ao, 
criminalidade e violencia tipicos, e nao em principios e variaveis doutrinarias a maior parte das 
vezes advindas da comparar;ao com a doutrina militar baseada em operar;oes de guerra contra um 
inimigo que tem de ser destruido, 

A partir de sua premissa basica, o Sistema Modular encerra com hist6ricas discussoes e, 
controversia e debates a respeito de emprego de pessoal, de menor fraQao de emprego, de 
percentuais numericos de efetivo policial para popular;ao, que em nada contribuiram ao Iongo dos 
anos, para tornar a Policia Militar uma empresa dinamica e coesa capaz de acompanhar o 
desenvolvimento social de forma eficaz quanta a sua organizaQao, sem pulverizar;oes e 
deformidades estruturais face a organizaQao tipicamente militar que obrigatoriamente deve 
conservar, para preservar sua posir;ao especial face ao funcionalismo publico civil e par imposiQao 
constitucional como forQa auxiliar do Exercito Nacional. 

A vincular;ao do grupo operacional a estrutura organizacional da OPM elaborada conforme as 
necessidades e premissas do sistema, coloca em operar;oes grupos homogeneos e estaveis, em 
todos os turnos de servir;o, oferecendo uma padronizar;ao em nivel de atendimento ao publico que 
nao encontra similar em nenhum; dos tipos de policiamento ostensive em usa na Corporar;ao. 0 
desenvolvimento do Sistema Modular sendo feito par implantar;ao sucessiva de modules aliada a 
sistematica de estabelecer nova unidade para atendimento de novas areas, quantifica e define 
exatamente o "tamanho" do Batalhao Modular, encerrando igualmente as discussoes a este 
respeito que muitas vezes acabam provocando o inchamento da OPM levando a efetivos de ate 
mais de 1.000 homens par Batalhao PM Sao Paulo, par exemplo o que redunda em grande prejuizo 
para as fungoes de comando, controle, disciplina, supervisao, instrur;ao, e outros. 

Par outro lado a Unidade de Policiamento Urbano, compartimentada rigidamente em uma 
estrutura especializada imposta pelo proprio modele, trabalha livre de pressoes e de 
questionamentos quanta ao seu emprego de pessoal, ja que todas as atividades se processam 
voltadas para fora da organizar;ao com enfase nos resultados evitando distorr;oes de qualquer 
especie, como desvio de pessoal para outras atividades. 

2.- Uma avaliar;ao sabre como foi a implantar;ao do SMPU as dificuldades enfrentadas na 
implantar;ao: 

-A implantar;ao (parcial e sem as condir;oes planejadas)- do Sistema; Modular em Curitiba, nao 
apresentou nenhuma dificuldade, vista que o Comando da Corporar;ao contava com todas as 
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condic;:oes ofertadas pelo Governo do Estado atraves da Secretaria de Seguranc;:a Publica, que 
tinham o maximo interesse em apresentar uma proposta inovadora de forte impacto, para uma 
populac;:ao carente de seguranc;:a. lnfelizmente, o que ocorreu, foi falta de vontade polftica em nfvel 
de Comando da Corporac;:ao, para refrear as distorc;:oes e corrigir os erros decorrentes de uma 
implantac;:ao atropelada e extemporanea, efetuada para atingir objetivos politicos do memento, sem 
a observac;:ao da metodologia, das ac;:oes preparat6rias, da preparac;:ao do pessoal prescritas no 
plano original. 

- Deixou o Comando subseqoente a implantac;:ao do prot6tipo, de atuar de forma a que diversas 
etapas que garantiriam o sucesso do projeto, fossem cumpridas gradativamente, conforme 
planejado, ate o nfvel de Batalhao Modular prot6tipo (16 m6dulos), Pior ainda, a ac;:ao demag6gica e 
eleitoreira por Comandantes que detinham interesses politicos, prosseguiu de forma suicida para o 
Sistema, mediamente uma serie desmesurada de implantac;:oes de postos, desvinculados de 
qualquer estrutura organizacional ou orc;:amentaria, guarnecidos por um ou dois homens sem 
comando, algumas horas por dia, excluindo qualquer possibilidade de uma reimplantac;:ao nas 
bases programadas inicialmente, e decretando o triste fim de uma aspirac;:ao honesta e idealista, de 
colocar a Policia Militar no mais alto nfvel de confianc;:a e orgulho da populac;:ao paranaense, na area 
da seguranc;:a publica. 

- Por outro lado, as dificuldades que impediram o funcionamento do sistema em nfvel 
operacional. na forma concebida, ocorreram no ambito do publico interne participante, o qual, sem o 
direcionamento e incentive do escalao superior, reagiu negativamente, por falta de conscientizac;:ao 
e prepare para assimilar as mudanc;:as de atitude, de comportamento e de mentalidade exigidas 
pelo novo modelo. Oficiais intermediaries, subalternos e graduados sentiram-se diminufdos no seu 
"status" por concorrerem as jornadas de trabalho junto aos seus subordinados, comandando-os, e 
dirigindo viaturas, transportando soldados subalternos. 

Perdeu a Polfcia Militar, que por inoperancia e comodismo de seus pr6prios componentes, 
deixou de adotar como padrao operacional de policiamento urbano, um Sistema original inovador e 
capaz de eliminar uma Serie de distorc;:oes e conflitos de jurisdic;:ao que impedem a Corporac;:ao de 
projetar-se no conceito nacional e ate internacional. 

3- Uma avaliac;:ao polftica sobre o SMPU. 
Compete ao Governo garantir a seguranc;:a do cidadao em nfvel individual, familiar e coletivo 

(comunitario). Os 6rgaos da Seguranc;:a Publica responsaveis para prover esta seguranc;:a, sao a 
Polfcia Civil e a Polfcia Militar. 

No aspecto institucional, jurfdico e legislative, ambas as. Corporac;:oes tem as suas estruturas 
organizacionais e competencias claramente definidas: - Os componentes da Policia Civil, sao 
agentes da lei, representantes do Sistema Judiciario;na promoc;:ao da justic;:a. 

- Os componentes da Polfcia Militar sao agentes da ordem representantes do Sistema 
Executive na promoc;:ao da seguranc;:a e paz social. 

No aspecto operacional, todavia, cada organizac;:ao procura sobressair-se perante ao Governo, 
conflitando-se nos seus interesses e ac;:oes externas extrapolando as suas competencias e 
jurisdic;:oes legais, transmitindo para o povo uma imagem de desordem e desorganizac;:ao, 
mascarado pelo pretense empenho em mostrar servic;:os, pela qual em ultima analise o Governo e 
responsavel. 

A situac;:ao atinge nfveis absurdos quando vemos grupos de policiais civis ostensivamente 
identificados, homens e viaturas, fortemente armados, desenvolvendo ac;:oes repressivas de guerra, 
tfpicas ate das Forc;:as Armadas, acompanhadas e registradas pela imprensa e televisao, ao vivo 
transmitidas para todo Pafs. Par outro lado, vemos a Polfcia Militar trabalhando como polfcia 
secreta, formando grupos de investigac;:ao que trabalham sem uniforme e procedendo torturas em 
suspeitos para extrair informes criminais, bem fora das suas atribuic;:oes legais. 

Cabe ao Governo definir oficialmente uma polftica para o segmento especifico- seguranc;:a 
publica-, atraves da legislac;:ao pertinente: - Lei de Diretrizes e Bases, para que os 6rgaos 
responsaveis possam estabelecer suas formas de atuac;:ao mediante projetos que levem a 
consecuc;:ao dos objetivos preconizados, dentro dos programas orc;:amentarios especfficos. 

Falta definic;:ao polftica de Governo, cabe aos escaloes dirigentes apresentar propostas atraves 
dos canais de comando para apreciac;:ao superior. A aprovac;:ao de tais propostas define a polftica 
de governo para a atividade considerada, sendo traduzida em documentos oficiais. Tal 
procedimento nao e adotado na Seguranc;:a Publica. As propostas, quando existem, sao aprovadas 
quando muito em nfvel de Comando Geral, e tem efeito temporario, ate surgirem outras 
necessidades ou mudanc;:a de governo e de comandante. 
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Na execw;ao do policiamento urbana, aplicam-se formulas multiplas e variadas, sem qualquer 
vinculo com a estrutura organizacional na OPM da area. 0 policiamento se pulveriza e passa a 
trabalhar apoiado no Soldado ou em duplas, sabre os quais recaem todas as responsabilidades das 
decisoes que Devem ser tomadas nos mementos criticos, enquanto permanecem ociosos nos 
quarteis os comandantes, sargentos e Tenentes-, que deveriam participar ativamente do processo e 
exercerem na pratica suas funr;oes de comandantes, para as quais foram preparados. 

Com a ador;ao do modulo como elemento basico de operar;oes de policiamento urbana, a 
Polfcia Militar exerce claramente a sua competencia exclusiva na execur;ao do policiamento 
ostensive preventive e repressive -cumprindo a sua missao sem conflitos de jurisdir;ao e ainda 
propiciando integrar;ao com outros 6rgaos, conjugando esforr;os em beneficia da comunidade, que 
em ultima analise e a razao de ser da Corporar;ao. 

A padronizar;ao dos pastas, a homogeneidade dos grupos operacionais, a presenr;a dos 
comandantes hierarquicos nos turnos de servir;o, assumindo suas lideranr;as, distribuindo servir;os 
e impedindo desvios de conduta, transmitem para a popular;ao atendida a determinar;ao do 
Governo em dar cumprimento ao seu dever constitucional de propiciar efetiva seguranr;a publica a 
popular;ao, que assim obtem retribuir;ao na sua parte de colaborar;ao que realiza atraves do 
pagamento de impastos. 

Durante o pouco tempo em que funcionaram alguns pastas modulares em 1980, embora de 
forma experimental, os resultados: apresentados foram muito alem das expectativas, de tal forma 
que ate o momenta (16 anos depois) ainda permanece na recordar;ao da popular;ao como uma 
formula que realmente veio de encontro as necessidades da comunidade. Nenhum tipo de 
policiamento repercutiu tao intensamente no seio da popular;ao, embora tenha sido instalado sem 
as, condir;oes e os cuidados preconizados. Na concepr;ao inicial, Mereceria portanto, o SMPU uma 
atenr;ao maior, e face os resultados, ser adotado como forma oficial de atividade. Para execur;ao do 
policiamento urbana pela Policia Militar do Parana. 

Quanta as perguntas 5 a 8 nao tem como falar nada, ate me convidaram para ir na 
inaugurar;ao do modulo movel, uma besteira, o modulo nao eo posto, eo conjunto posto- homem
viatura- comunicar;oes. Uma semana depois ninguem viu mais a kombi. 

0 modulo e sensacional, se tiver recursos entao. [SOUZA, 1996, p. ] 
Alem da entrevista para a monografia tambem foi gravada uma conversa inicial, que nao fez parte do TIC 

em razao de nao estar de acordo com o roteiro. 
lnicialmente o Cel Bonilauri se recusava a participar da entrevista afirmando: 
- 0 modulo funciona, puseram a funcionar os modulos de acordo com as situat;:5es fizeram algumas 

altera<;:5es de escala e tal, diminuiu o efetivo por falta de pessoal porque nao tinha, estruturas que deveriam 
ser montadas de recompletamento para poder para nao deixar nunca diminuir e tal, mas foi assim. 

Mas no interior da para ter uma melhora. 
- Entao ele ta funcionando ate agora inclusive em Ponta Grossa ja funciona. 
- Entao mas aqui e a uma barbaridade toda entao nao se poderia dizer que o que ta acontecendo aqui 

[Curitiba] os interesses ou mesmo aquele que o, depois daquelas implantat;:5es e tal, quando comet;:aram a 
funcionar precariamente antes de, acabarem demolindo por que foram demolir modulos. Entao acho que aquilo 
nao podia se chamar sistema modular numa situat;:ao daquelas nao era o que justificava um soldado no 
modulo atendendo 0 telefone depois tiraram 0 telefone do modulo tambem ta, 0 entao acho que nao poderia 
ter a Academia (APMG) nao deveria colocar a situat;:ao em estudos agora como se existisse realmente em 
funcionamento do sistema modular e um projeto povo e fazendo a comparat;:ao. 

Argumentamos que o sistema funcionou em outra epoca: 
Nao chegou a existir um sistema modular ouve alguns modulos isolados alguns modulos em conjunto 

mas o sistema nao chegou a funcionar por inteiro. 
Mas nunca entao so que eu digo talvez precisasse de um curso inteiro para dar conta de estudar o 

sistema modular, porque eu acho que o fato da academia fica transtornando o assunto agora como fora da 
realidade nao leva a nada. 

Eu acho que o apelo posto com a ideia de fazer uma avaliat;:ao dessa experiemcia inovadora por que o 
governo esta cobrando hoje uma reativa<;:ao do sistema modular voce viu propaganda viu alguma coisa entao 
eu acho que a ideia e pesquisar como foi feito, quais os acertos, e como e possivel reativar o sistema ou 
implantar o sistema agora. 

Mas o governo esta pedindo uma reativat;:ao por pressao do eleitor da popula<;:ao que nao queria a 
extint;:ao, desde aquela epoca e ja se passarao 16 anos, quem nao viu daquela epoca para ca uma evolut;:ao 
um melhoramento uma estratificat;:ao uma servidao do trabalho como deveria ser cultivado. 

Foi feito o contrario, se viu a policia militar demolindo os modulos, prometer coisa melhor. Uma coisa e 
prometer, outra e faze. Mas o povo nao quer saber disso o que o povo esta sentido naquele momenta inicial 
naquelas implantat;:5es iniciais deveriam ser quatro modulos so. Funcionando bem direitinho, tal, dai sendo 
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aprovado entao a corporagao assumiria esse sistema como a doutrina basica do policiamento ostensivo 
urbana. 

0 pessoal ja fazia tanta coisa, mas ai economiza o pessoal interno, pais o maior problema, e seria agora 
tambem, por que teria de receber a portaria do comandante geral que teria de ser recebida como um 
regulamento, como uma biblia, como uma profissao de fe. - Nao tern mais nada de agora em diante acaboo! 
Nao tern mais radiopatrulha, nao tern mais ronda, nao tern mais ROTA nao tern mais coisa nenhuma. Nada! 
Nada! Nada! L6gico permanece aquele que tern viatura de a9ao de choque, coisas que sao de outra area, uma 
outra coisa que nao e o policiamento urbana, preventivo e efetivo, voltado para a seguran9a do cidadao. E 
para outras areas da situagao da policia militar na manuten9ao da ordem. Eu enfatizo ali aquela coisa para 
ficar bern clara isso ,misturam tudo. Essa coisa ai ne. Entao 16gico, s6 o modulo, um s6 no mesmo sistema 
numa cidade inteira nao poderia ficar encarregado das a96es de choque de outros tipos de policiamento de 
assumir como muitos queriam, nao sei a gente ja faz transito e nao sei o que, nao pode ou se faz uma coisa 
bern ou nao se faz e o que ta acontecendo na policia e isso tao fazendo tudo, mal acabando, nao fazendo 
nada certo ne, entao acho que o caminho de volta m6dulos. Policia militar e isso, e tao simples. Basta 
simplesmente assumir entao que quer. 

Assim a gente vai trabalhar como se fosse seguir um novo regulamento se fosse assim agora veja entao 
falto isso na competencia do trabalho faltou ter ocorrido esta proposta para governo do estado, o secretario de 
seguran9a deveria mandar, dai a partir do governo entao inicia novamente o aprovamento pelo governo. lnicia 
como um plano basico para policia militar uma diretriz basica do policiamento urbana o governo que ia ditar 
atraves de um decreta a forma de ativadade na policia militar do estado. 

- artigo primeiro constituir organiza9ao -a unidade de policiamento ostensivo urbana sera organizada da 
seguinte formas assim pasta no arquivo ne ai ali na cartilha que tinha que ser aprendida [estudada] por todos e 
o comandante tinha que seguir aquila o CPC para onde tivesse de por os m6dulos decidir aonde tivesse e 
pronto deveria ser assim mas as coisa que nao se produzem assim, come9am a ser debatidas, eu ainda 
lembro no GAO de 1980 como foi diffcil. 0 pessoal nao aceitava entao ficavam questionando a mim sabe com 
e que e mais senhor o senhor ja teve muita experiencia como e que e como se a gente ne o senhor ja 
comandou uma unidade operacional e nao sei o que nao porque achavam que eu era administrativo porque eu 
fiquei muito tempo no QG no arquivo geral. Tern mais, o que eu fiz Ia ninguem teve coragem de fazer. 

Extrato das demais entrevistas: 

Cel. QOPM Valdemar Krestschemer, Cmt. do CPI (RR) 

Pesquisa realizada em 11 de outubro de 1996 no Comando do Policiamento do interior. 
Cel. Kretschmer com sua experiencia, que em 1993 era chefe da PM/3 e ja foi Cmt. do 12.0 

BPM, pode fazer uma avaliagao do Sistema Modular de Policiamento Urbano? 
0 Sistema Modular de Policiamento Urbano, SMPU, foi um dos tipos de policiamento ostensive 

que mais foi de encontre as aspiragoes da populagao. Uma concepgao de alguns anos do Cel. 
Bonilauri e que com a sua implantagao houve de tal forma aumento nos niveis de satisfagao da 
populagao, que esse tipo de policiamento teve que se ampliar de uma forma muito grande. Em 
principia nos temos que considerar que o policiamento modular constitui uma base fixa, a esta base 
fixa deveria ser apoiado com uma viatura e dimensionada uma guarnigao, para esse modulo 
corresponderia a um pelotao a comando de um tenente, que teria a responsabilidade do 
policiamento ostensive preventivo/repressivo na area de abrangencia desse modulo. Esse Pelotao 
seria dimensionado em equipes e tendo o apoio de uma viatura ele prepiciaria uma guarnigao de 
aproximadamente 8 homens par turno o que possibilitaria um plantae permanente no modulo. 

E o que e mas importante o sistema de policiamento nas imediagoes do modulo de sorte a 
atender a populagao e evidentemente evitar a pratica do ilfcito e tambem prepiciar uma coisa muito 
importante que e a integragao comunitaria. 

E propiciar um nivel de integragao da Polfcia Militar com a comunidade, estar mais proxima da 
populagao, e na epoca ate se usa essa ideia forga, com a expressao que o policial poderia ate 
auxiliar a uma senhora gestante na troca de um botijao de gas .. 

Era importante que esse policial conhecesse a retina de sua area a ponto de saber quais as 
mogas e rapazes que chegavam da faculdade, do colegio, as 11 h 30 min., porque conhecia a retina 
daquela familia. 

Entao os princfpios de aplicagao do policiamento modular, sob o ponto de vista da populagao 
eram excelentes, desde que fossem os efetivos dimensionados e os recursos materiais 
necessaries, de forma adequada para aquela regiao. 

Nos estamos considerando neste primeiro enfoque a colocagao do modulo em pontes 
estrategicos para atender a uma determinada faixa d comunidade. 

Agora nos nao podemos desprezar uma outra parte que eu acho de vital importancia. Eu 
quando comandante do 12.0 BPM vivi essa experiencia. a alocagao dos modules nos terminais de 
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transporte coletivo urbana e principais pra~as de Curitiba, Osorio, Rui Barbosa, Tiradentes e Carlos 
Gomes, so faltou na Santos Andrade, enfim naqueles locais de grande circula~ao de pessoas, 
apesar de serem locais de atividades comerciais, ha pessoas que estao em transite, M um grande 
adensamento populacional, e e muito grande o numero de ilfcitos, principalmente contra o 
patrimonio, furta, roubo. 

Esses modules alem da presen~a ostensiva da polfcia eles tinham uma outra grande virtude, 
outra propriedade, que e eles servirem de base de apoio para fazer o isolamento de um detido, 
quando preso, enquanto aguardavam a chegada de uma viatura. 

Nos temos varios casas de policiais que usaram o modulo como local para fazer esse 
isolamento. Tanto nos modules da Rui Barbosa, quanta da Tiradentes se prestaram muito para 
isso. 

E inclusive em opera~oes especiais como uma situa~ao de comfcio ou greve ou coisa assim. 
Os modules foram pontos de refer€mcia e continuam sendo. 
Par exemplo, hoje, eu que fui comandante do 12. 0 BPM nao entendo porque nao existe mais o 

modulo da Tiradentes? Foi um modulo atuante, ponto de apoio importante num terminal de 
transporte coletivo, numa area problematica, com bares que ficam a noite inteira aberta. Aquele 
modulo tem historias, ate tristes, onde policiais foram assassinados. 

A atividade era muito intensa. Nos tfnhamos dais tipos de modules - Os modules nas areas 
comerciais e nas areas residenciais/comerciais. 

Eu acompanhei bem essa coisa de implanta~ao dos modules, a partir de 1982, 1983, ja no 
governo Richa, como secretario Haj Mussi, criou-se na SESP uma assessoria de rela~oes publicas 
com a comunidade, e o que a comunidade queria era modulo. 

Num primeiro momenta os modules forma projetados tecnicamente, a partir de um segundo 
momenta a PMPR nao teve for~a para impor as condi~oes tecnicas e foram redimensionados os 
objetivos iniciais, de 16 ja se passou para 67 modules, af ja sem o efetivo necessaria, nao digo nem 
a ideal. 

Com o passar do tempo passou-se a ter um policial cuidando das instala~oes ffsicas do 
modulo, e a comunidade construindo mais modules, e a PM ocupando. 

Essa situa~ao de ter apenas um policial no modulo e muito desgastante para a PMPR, ele ja 
nao pode atender ocorrencias, ao chamar uma viatura essa demora a chegar, tem ate um exemplo 
interessante que aconteceu naquele modulo da Carlos Gomes: - o policial saiu para atender uma 
ocorrencia, e chegou outro cidadao no modulo, esse segundo cidadao ficou em tal estado de 
revolta, par nao encontra o policial, que estava atendendo outra ocorrencia, que come~ou a chutar 
o modulo a quebrar o que conseguisse. 

0 modulo foi uma experiencia que deu certo e que da certo, desde que: Esteja em local onde 
possa exercer uma a~ao preventiva; possa ser operacionalizado com recursos humanos e materiais 
a guarni~ao, a viatura, equipamentos e assim par diante. 

Se a Polfcia Militar nao permitir a prolifera~ao indiscriminada -Vale a pena. 
Alguns sao fundamentais, o da Tiradentes, que eu ja disse, o do Guabirotuba, estava numa 

posi~ao estrategica, tanto que foi o primeiro a ser construfdo em Curitiba, tinha criterios tecnicos. 
Causas da desativa~ao do SMPU 
0 sistema inchou, nao cresceu, ou evoluiu. 
Alguns modules forma construfdos pela comunidade sem contatar a PM. Os efetivos foram 

insuficientes. 
Outras modalidades de policiamento foram surgindo - policiamento ostensive com motos etc. 
A repressao imediata atraves do 190 nao pode ser desprezada. 
0 policiamento a pe no Centro da cidade, e um minima, hoje exige-se o crescimento do 

policiamento radiomotorizado, as ocorrencias 400/dia em Curitiba, quase 2 000 no Estado nao 
podem ser esquecidas. 

Os modules forarn ficando em segundo plano, foram sendo esquecidos devidos as outras 
prioridades, nao se fez esfor~o para manuten~ao, e logo os modules viraram "quitandas", "banca de 
revistas", "plantae de vendas". 

QOPM Oswaldo Hey Andrzejewski- Gmt 12.0 BPM 

0 Sistema modular demanda efetivos pre-dimensionados, esses efetivos a partir da 
implanta~ao dos modules os efetivos nao seriam mais mexidos, tornando-se referenda para a 
popula~ao. 
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Era um patrulhamento dirigido. Os modules, PPO, sao uma referencia, a populac;ao sabe onde 
encontra um policial-militar. 

Em experiemcia pessoal lembra-se que era previstos poucos modules. As associac;oes, 
empresarios e comunidade em gerai iam solicitando e ate construindo mais modules, e a PM foi 
mobiliando e guarnecendo esses modules, levando a um dimensionamento de ate 72 modules 
construidos. 

A estrutura fisica fragil, a falta de recursos financeiros para a manutenc;ao dos modules, e a 
falta de efetivo, levaram a desativac;ao paulatina dos modules, pelo vies do desgaste. 

Sabre a reativac;ao. 
Houve determinac;ao para o 12.0 BPM reativar alguns modules, como o do Pilarzinho, que 

funciona apenas 12 horas par dia e no Alto da Gloria que em func;ao da igreja do Perpetuo Socorro 
nao pode ser desativado, haja vista o turismo e fluxo de pessoas naquele local. 

Cap. QOPM Joao Jose Ramirez Junior- ex assessor do CPC e CG (Gel QOPM) 

A meu ver o Sistema Modular de Policiamento Urbano foi um sistema desenvolvido par Oficiais 
interessados em, de alguma forma, ja naqueles idos, aproximar a populac;ao da Policia Militar, 
oferecendo maior sensac;ao de seguranc;a a comunidade. ( hoje denominado policiamento 
comunitario ). Foi uma visao avanc;adissima para a epoca e que proporcionava ao POVO, cantata 
imediato com o policial-militar em caso de necessidade. A filosofia de funcionamento, todavia, fora 
imediatamente deturpada pelo poder politico que viu no projeto um grande manancial de votos, 
para tanto, a vertente de pedidos de novas pastas tinha como desaguadouro natural o Comando 
Geral da Policia Militar do Parana, quando nao, a propria populac;ao avida de seguranc;a, construia 
com seus proprios meios um pasta qualquer e clamava par efetivo, de formas a, sem querer e nem 
conhecer tecnicamente, desestabilizar totalmente um projeto que poderia ter-se tornado um modelo 
mundial de seguranc;a publica. 

No Sistema Modular original, foi desenvolvido tecnicamente, sabre o mapa de Curitiba, uma 
rede modular de policiamento, onde cada modulo policial era constituido de quatro pastas de 
policiamento. 0 pasta, com valor efetivo pelotao, seria apoiado logisticamente par uma viatura, 
sistema de comunicac;ao transceptiva e telef6nica, duas motocicletas, armamentos, equipamentos, 
etc.[sic] 0 modulo, com valor efetivo Companhia mais, seria a somatoria dos quatro pastas e seria 
uma celula do sistema Batalhao, o qual teria, tambem, quatro modules. Tres BatalhOes somariam 
um efetivo de 1480 Policiais Militares, 48 viaturas e 96 motocicletas, tudo numa primeira fase. A 
segunda fase previa ( futuramente) a implantac;ao de mais vinte e quatro pastas ( seis modulos ), 
totalizando o numero de bairros a epoca existentes na Capital. Seria, indubitavelmente, um projeto 
de sucesso se governos posteriores tivessem apenas implementado tal sistema, porem, a 
necessidade de se "descobrir" a forma "ideal" de policiamento fez com que, anos mais tarde, o 
Governo do Parana iniciasse a substituic;ao do SMPU pelo sistema de Policiamento Modular movel 
( troca de pastas par Kombis). Com o desgaste natural da frota, voltamos ao antigo sistema de 
radiopatrulhamento. 

Gel. PM RR Wilson Odirley Valla- Ch. do Departamento de TPM da APMG 

0 SMPU, efetivamente, como filosofia, sistema, atende a todas as caracteristicas do 
policiamento ostensive. 

Como pratica nas organizac;oes, foi, e e inviavel. 
Gada pasta, com area fisica, territorio e guarnic;ao era alocado numa base quaternaria, 

enquanto a epoca o CPC era ternario e binario. Apos nossa passagem no Comando do CPC, 
deixamos todas as OPM a quatro Cia. de quatro pelotoes. 

A propria organizac;ao da PMPR nao e adequada ao Sistema, par isso nao deu certo, faltou 
controle. 

Na epoca viviamos o inicio da crise da seguranc;a publica e o sistema modular passou a ser 
bandeira politica -ao concluir-se um conjunto residencial o que se pedia e se construia era um 
modulo, a propria comunidade construia o modulo, e criava uma situac;ao dificil para a PMPR. 

Ha um equivoco, quem deve ser imobilizado pelo desdobramento de estruturas fisicas, e quem 
faz atividades cartorarias, e a policia civil. 

A policia ostensiva, preventiva, administrativa, essa deve ser dinamica, tem que se caracterizar 
pelo patrulhamento o que vai acontecer e que vao de novo se multiplicar os pastas imobilizando os 
efetivos, e o sistema que atua o patrulhamento, efetivamente vai ficar desguarnecido. Pode ser que 
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no Japao funcione, em razao da cultura do povo e das condi96es geograficas de grandes 
aglomerados urbanos funciona. 

No Brasil, quem defende o sistema modular e quem mora proxima a um, quem mora a 200 ou 
300 metros ja nao e tao entusiasta. 

No Rio de Janeiro aquelas cabines estao servindo de alva para os marginais. 
Como imagem e otimo. 
Se os recursos fossem dimensionados, fosse o modulo um irradiador de diversas formas de 

policiamento, e um receptor dos anseios da comunidade. 
A descentraliza9ao tem que ser das companhias, e depois dos pelotoes. 
Chega de modismo, as coisas simples e que sao eficientes. A PM tem e que patrulhar. 

Vice-prefeito de Curitiba Algaci Tulio 

Vice-prefeito eleito de Curitiba, deputado estadual radialista e apresentador de televisao em 
Curitiba. 

Sempre que precisou da PMPR foi bem atendido, sendo que apenas utilizou o 190. 
Que os modules, com os policiais militares residentes no bairro, ou trabalhando a maioria das 

vezes no mesmo, bairro, conhecendo os que ali vivem e produzem e a melhor maneira de se ter 
uma policia verdadeiramente comunitaria, canter a vioh~ncia tanto da comunidade como da propria 
PM. 

Defende uma atua9ao integrada dos programas de policiamento, nao apenas uma forma de 
atua9ao. 

Considera positivo a utiliza9ao de motos como complemento do policiamento motorizado e a 
pe. 

E obrigado a reconhecer que o modulo policial-militar e a melhor forma da Policia Militar 
atender as ocorrencias policiais. 

Vereador em Curitiba Jorge Bernardi 

Entrevista com o vereador mais atuante em Curitiba no ana de 1996. 
Na nossa opiniao a melhor maneira da Polfcia Militar atender as ocorrencias policiais e atraves 

dos modulos policiais. 
A presen9a do modulo policial equipado, com viatura e sem duvida a forma mais eficiente de 

garantir seguran9a em todos os sentidos a popula9ao. 
0 modulo policial funciona como um ponto de referencia. 0 cidadao sabe onde se dirigir, para 

onde pedir ajuda. 
Durante os anos que funcionaram na cidade a popula9ao sentia-se mais protegida. 
A maior quantidade de reivindica96es que chegam ao nosso gabinete em rela9ao a seguran9a 

pede sempre o modulo. Como sei que e impossfvel atender todas as solicita96es acabo 
transformando em requerimentos de policiamento ostensive. 

Adalberto Grein - lider estudantil 

Entrevista com o Sr, Adalberto Grein lider estudantil e academico de direito. 
0 projeto POVO sem duvida alguma deixou a existencia do modulo policial obsoleto, porque ter 

uma unidade fixa, sendo que se pode ter uma unidade movel, de forma a chegar mais rapido ao 
local da ocorrencia? A pouca fun9ao do modulo policial e marcar a presen9a do policiamento de 
forma a inibir a a9ao delituosa. Mas esta presen9a e apenas na localidade onde se encontra o 
modulo. Em questao de operacionalidade, o Projeto POVO se destaca pela agilidade em cobrir, 
supostamente uma regiao abrangente 

Teoricamente, o relata acima funciona, sendo que na pratica se dara com eficacia no caso das 
unidades serem bem aparelhadas. os policiais com boa instru9ao (o que no Parana e exemplo para 
o Pafs) e grande motiva9ao do efetivo, o que se da com bans salaries. 
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ANEXO II 

PROJETO POVO ORIGINAL 
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PROJETO PARA IMPLANTA<;AO DAS ESTA<;OES DE POLICIA-MENTO M6VEL- POVO 
(Policiamento Ostensive Volante) 1993 
JUSTIFICATIVA 
Alguns fatores essenciais devem existir para que a atividade policial preventiva obtenha 

sucesso e principalmente justifiquem novas projetos no campo da seguranc;a publica. Esses fatores 
sao, obrigatoriamente: 

a) 0 que a populac;ao do Parana e, no caso de sua Capital, Curitiba, alva inicial deste projeto, 
deseja em termos de policiamento? 

Ora, diversas pesquisas nos confirmam e os pedidos de reativac;ao dos popularmente 
chamados "m6dulos", que vem se multiplicando dia-a-dia nos levam a pensar que nosso povo 
deseja, ardentemente, a proximidade policial contfnua para prevenc;ao dos delitos. 

b) 0 que o Governo do Estado, atraves da Polfcia Militar, esta oferecendo para esse povo? 
Diversas formas de policiamento, dentro dos recursos existentes, estao sendo encetadas com 

o firme prop6sito de atender os anseios da comunidade e, assim, par determinac;ao expressa do 
Governo, surgiram no bienio 91/92, diversas modalidades dinamicas de policiamento equalizadas a 
realidade fatica de nossa sociedade. 

Desse modo, ap6s exaustivas pesquisas, planejamento e experimentac;ao, surgiram, foram 
aprovados e estao em funcionamento, os dispositivos intermediaries de policiamento como a 
RONE, (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) encarregada de operac;oes especiais 
preventivas e de apoio ao policiamento basico, o GIP, (Grupo de lnvestigac;ao Preventiva) 
encarregado do servic;o de inteligencia destinado a subsidiar com informagoes todos tipos de 
policiamento preventive, as FOCO, (Forgas de Contengao) encarregadas de bloqueios, barreiras e 
campanhas educativas com vistas a contengao permanente da criminalidade, etc. ainda nesse 
escopo, estao sendo ainda propostas outras formas como a criac;ao de uma Forc;a de 
Patrulhamento Escolar Feminina - RPFem, para atuar como fator inibidor da delinquencia das 
crianc;as e dos adolescentes nas escolas das Redes Publica e Privada. 

0 que mais se pode fazer? 
0 Comando do Policiamento da Capital e Regiao Metropolitana vem, ao Iongo dos tempos, 

sempre seguindo normativas e determinac;oes tecnico-pollticas, procurando difundir taticas e 
procedimentos operacionais que se co-adunem a realidade que, em constante mutagao, nao atinge 
apenas Curitiba, mas, todo o Estado e, tambem, o Brasil. 

A diversidade de modelos e padroes de policiamento adotada ate hoje pela Polfcia Militar, e 
6bvio, apresentou e apresenta merito indiscutfvel, pais, nossa cidade, possui, entre as de porte 
semelhante, os menores Indices de violencia do pals. Porem, alguns dos metodos utilizados para 
operacionalizar o sistema, foram adequados a uma epoca e aos padr6es vigentes para a mesma. 

Claro, os valores e padroes evoluem e, dessa forma, a Polfcia Militar tem que, igualmente 
evoluir, pais, sua missao precfpua constitucional e a preservac;ao da ordem publica. A ela como 
organizac;ao permanente compete estudar, analisar, planejar e executar ac;oes e operac;oes que, 
integradas a realidade atual, dentro dos ditames legais e padroes eticos, produzam resultados 
eficientes no socorro, assistencia e protec;ao ao povo. 

0 Sistema Modular de Policiamento Urbano, necessita ser, urgentemente reativado, mas, 
reativado dentro de uma nova dinamica adequada aos tempos, a vontade do povo, aos novas 
Indices de criminalidade e violencia e, sobretudo, a vontade polftica firme do Governo que, neste 
campo esta se mostrando bastante senslvel. 

E necessaria aumentar a eficacia e a mobilidade do Sistema Modular e, em alguns casas, 
substituir completamente a sistematica como forma de oferecer respostas aos anseios da 
comunidade o que enseja, sobremaneira, nao s6 novas formas de policiamento, como reavaliac;ao e 
dinamizagao das anteriores como os m6dulos que possulam e possuem, grande confiabilidade 
popular. 

0 PROBLEMA 
A cidade de Curitiba vem sendo apontada como uma das metr6poles viaveis do futuro. E, 

inquestionavelmente, uma cidade que deu certo, pais, possui, invejavel sistema de saneamento, 
transportes, habitac;ao, telefonia, educac;ao, saude etc. Curitiba, grac;as a constantes boas 
administrac;oes, nao se cansa de ir em frente buscando soluc;oes adequadas ao futuro que se 
aproxima. 

Porem, na cidade, no campo da seguranc;a, apesar da manutenc;ao dos Indices em um 
patamar aceitavel, verifica-se um paulatino sucateamento, apenas minimizado par injegoes 
esporadicas de recursos do Governo do Estado. 
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Os chamados m6dulos policiais militares, anseio maior das comunidades de bairro, par 
carencia de recursos humanos, materiais e financeiros, todos decorrentes da crise que 
atravessamos, vem sendo quase que abandonados, deixando a merce as popula96es par eles 
atendidas. 

A realidade econ6mica se impoe e, verificamos, uma completa reestrutura9ao do sistema e 
inviavel se nao impossfvel. Uma simples analise da arrecada9ao do Estado e dos Municfpios que 
compoe a Regiao Metropolitana, nos comprova da inexequibilidade de propostas "fara6nicas". 

Claro, a estrutura modular antiga, com todos os pastas situados em pontes estrategicos, pode 
ser mantida ou, conforme novas estudos, alterada de sua configura9ao fixa para uma estrutura com 
maior dinamica. 

Assim e, prop6sito do Comando do Policiamento da Capital e Regiao Metropolitana, aproveitar 
parte da estrutura modular existente e sobrepor a mesma um novo conceito de policiamento 
operacional, qual seja, a ESTA<;AO DE POLICIAMENTO MOVEL - POVO - (Policiamento 
Ostensive Volante). 

A estrategia, desencadeamento, detalhamento, custos, composi9ao do novo sistema, etc. sao 
descritas a seguir: 

DESCRI<;AO DO SISTEMA 
0 sistema e basicamente composto do trinomio: Policial treinado - Comunica9ao - Viatura 

especial. E dotado de mobilidade relativa dentro de areas especificadas pelo pre-planejamento. 
Obriga, gra9as a essa relativa mobilidade, a aloca9ao de policiais militares que residam pr6ximos e 
sejam conhecidos na area onde irao atuar. Este fator reduz, ao maximo, dispendios com uma 
excessiva fiscaliza9ao de parte da PMPR, que passa, par isso mesmo, a ser, em muito, auxiliada 
pela popula9ao dos bairros onde o policiamento esta atuando. 

A Esta9ao de Policiamento M6vel - POVO - e composto de uma viatura tipo furgao, (Kombi, 
Besta, Furglaine, etc.) duas motocicletas, uma Guarni9ao de quatro Policiais Militares, telefone 
celular e radio. Tal Esta9ao e designada para atendimento a um bairro onde, nao necessariamente 
exista um Modulo. 

0 nome do Bairro e afixado na Viatura que nele atua, bem como, seu numero telef6nico e 
outras informa96es destinadas ao usuario. As Esta96es - POVO, alocadas na area central deverao 
Ter sua designa9ao escrita em diversos idiomas para identifica9ao visual rapida, pelos estrangeiros 
que visitem nossa Capital, Essas Esta96es Centrais, devem atuar sempre em conjunto com os 
M6dulos. 

ESTRATEGIAS PARA IMPLANTA<;AO DO PROJETO 
0 programa, basicamente, e composto de fases interligadas que pressupoe a reden9ao da 

problematica da inseguran9a do povo. Neste escopo e prop6sito deste projeto: 
1. Ampliar o novo modele, atraves do "feedback' apurado ap6s sua instala9ao. 
2. Captar e treinar, inicialmente, um efetivo adequado, dentro de seus recursos humanos 

atuais, para funcionamento do novo modele de policiamento. 
3. Destinar, inicialmente, 100 (cem) viaturas para as ESTA<;OES, uma para cada bairro de 

Curitiba, com respectiva reserva, atraves de uma aquisi9ao de recursos adequada. 
4. Destinar 150 (cento e cinquenta) motocicletas equipadas para a composi9ao do sistema. 
5. Designar para o Comando deste segmento especial de policiamento, policiais que reunam 

requisites necessaries para que nao haja percal9os no desencadeamento do programa. 
6. Dotar as EST A<;OES de comunica9ao telef6nica celular e radio. 
FASES PARA DESENCADEAMENTO DO PROJETO 
13 FASE 
Treinamento dos recursos humanos designados para o novo sistema. 
DET ALHAMENTO 
Nesta fase, os treinandos, em todos os nfveis hierarquicos, divididos em turmas estipuladas 

pelos encarregados do desenvolvimento de recursos humanos, adequarao suas mentes para uma 
nova filosofia de policiamento preventive que tenha como premissa basica um sistema que possua, 
antes de tudo, QUALIDADE TOTAL. 

2a FASE 
Aquisi9ao da infra-estrutura material 
DET ALHAMENTO 
Adequa9ao das viaturas dentro do "lay-ouf' escolhido como o melhor para localiza9ao visual 

dos vefculos pela popula9ao e aloca9ao do armamento, equipamento e apresto necessaries aos 
policiais que atuarao. 
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APROXIMA<;OES INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
As restric;oes econ6micas e sociais da atualidade devem ser consideradas para o encetamento 

do projeto. Ha que se ponderar que o projeto contem uma mudanc;a radical a partir dos 
procedimentos tradicionais de policiamento preventive. 

Assim, a dedicac;ao dos segmentos envolvidos devera ser incrementada ao maximo tendo-se 
por escopo obrigat6rio a bandeira INOVAR. 

Ter-se-a que, forc;osamente. levar em conta as limitac;oes de recursos e a realidade social da 
cidade de Curitiba. 

Outro requisite basico embutido na nova filosofia e a utilizac;ao compuls6ria pela gerencia do 
projeto, de organismos externos a corporac;ao que, atraves de talentos, desenvolvam novas ideias 
que sejam testadas pelo gerente deste prot6tipo de polfcia especial. 

OBJETIVOS 
1. Especfficos 
Criar um servic;o de Polfcia Preventiva Especial que possibilite: 
a. Aproximac;ao povo X polfcia; 
b. Aumentar a proporc;ao de policiais militares disponfveis para servic;o nas ruas em 

patrulhamento ativo; 
c. Aumentar o tempo real de patrulha dos que sao designados para a atividade, atraves 

de princfpios de racionalizac;ao dos recursos humanos empregados e maximizac;ao do homem 
policial como agente de impedimenta dos delitos; 

d. Utilizar o tempo de patrulha para obtenc;ao das seguintes vantagens: 
1) impedimenta do crime 
2) servic;os supletivos nao criminais. 
2. Gerais 
A Polfcia Militar do Parana, atraves do Comando do Policiamento da Capital, com este projeto, 

esta objetivando abrac;ar o conceito da produtividade como uma filosofia, e, para tanto, visara de 
modo geral: 

a. Desenvolver um processo de implementac;ao que esteja enquadrado dentro das mais 
modernas tecnicas de administrac;ao e gerencia policiais; 

b. ldentificar as metas de oportunidades; 
c. Desenvolver medidas para avaliac;ao dos progresses do novo sistema. 
METOLOGIA 
0 fator basico que diferencia este tipo de policiamento daquele tradicional, consiste na atuac;ao 

contra o crime e contra as manifestac;oes inerentes a ordem, sempre de acordo com as condic;oes 
especfficas existentes na area em crise. 

Uma vez completamente identificado com a comunidade, o novo sis-tema pretende atingir o 
principal objetivo de integrac;ao, ou seja, uma constante permuta de atitudes visando a reduc;ao da 
criminalidade e da sensac;ao de inseguranc;a, promovendo ainda, um aumento da resistencia ao 
crime na implementac;ao de tecnicas preventivas e, finalmente, eliminando as condic;oes que afetam 
a manutenc;ao da ordem publica. Desta forma serao atribuic;oes rotineiras das EST A<;OES DE 
POLICIAMENTO MOVEL- POVO- (Policiamento Ostensive Volante). 

Desempenhar um patrulhamento motorizado ostensivamente visfvel; 
Dialogar com comerciantes e residents sobre problemas nas areas; 
Participar dos fatos de polfcia ocorridos juntamente com o policiamento normal (RPA, TMA, 

TMChq, RONE, HI POe aPE); 
Solicitar informac;oes de atividades criminais existentes nas areas; 
Exercer, quando necessaria, o poder de polfcia nas violac;oes da lei, sempre que a manutenc;ao 

da ordem nao puder ser obtida atraves de tecnicas nao coativas; 
Visitar vftimas que residam ou trabalhem em sua area de atuac;ao e se inteirasse dos 

procedimentos criminais adotados contra as mesmas; 
Visitar escolas, associac;oes de moradores, clubes de servic;o ouvindo sempre seus 

responsaveis, para vivenciamento de toda a dinamica comunitaria em suas areas de atuac;ao; 
EMPREGO DAS ESTA<;OES- POVO- COMO POLICIA-MENTO 
a. Regime de servic;o 
0 regime de servic;o deste novo modelo e totalmente adequado ao regime da criminalidade na 

cidade de Curitiba e sua Regiao Metropolitana. Onde estiver acontecendo o crime, o sistema estara 
atuando, e claro, dentro de inferencias estatrsticas precisas. 

b. Objetivos em func;ao de regime e horario de trabalho 
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Maier centrale e acompanhamento das ac,;;oes do policiamento pelo Comandante. 
c. Objetivos permanentes das EST A~OES POVO 
1) Especializac,;;ao - concentrar esforgos no sentido de desempe-nho a pen as da 

atividade fim, evitando sempre, a atribuic,;;ao de tarefas que possam conflitar com as caracterfsticas 
do novo modele; 

2) lnstruc,;;ao - preparar intelectual, ffsica e psicologicamente o policial militar para o 
exercfcio da atividade, bem como, promover o desenvolvimento do espfrito de corpo, para que a 
tropa tenha condic,;;oes de enfrentar as situac,;;oes adversas com profissionalismo, consciencia e 
moral elevados; 

3) Policiamento Ostensive - atraves da otimizac,;;ao e maximizac,;;ao da presenc,;;a de 
homens e vtr ostensivamente, mantendo-se uma atividade relativamente movel e perceptive! pela 
populac,;;ao para evitar situac,;;oes potenciais de crimes e influir sabre a reduc,;;ao dos fatores 
criminogenicos. 

d. Caracterfsticas do policiamento das ESTA~OES- POVO 
1) E uma modalidade versatil, relativamente dinamica que objetiva com bater e reduzir o 

fndice de ilfcitos penais, atraves de ac,;;oes preventivas ou repressivas dentro da competencia da 
PM; 

2) Esta dotada do trin6mio homem-viatura-comunicac,;;ao, com VTR e homens ajustados 
qualitativamente e quantitativamente, possibilitando agir com eficiencia, eficacia e efetividade; 

3) Atraves do patrulhamento constante esta sempre pronta a inter-vir onde houver 
necessidade, o atendimento de ocorrencia par vtr da estac,;;ao ocorre, quando nao houver outra 
guarnic,;;ao em condi<;:oes, par: 

a) acionamento do COPOM; 
b) solicitac,;;ao direta da popular;ao; 
c) iniciativa do comandante da Estar;ao em situac,;;oes potenciais de ocorrencia de ilfcito 

penal ou em decorrencia dela. 
e. Operacionalidade do policiamento da EST A~Ao POVO 
1) A area de patrulhamento e previamente estabelecida par planejamento operacional 

do CPC; as viaturas deverao ser alocadas nos bairros e no centro e modo visfvel e par perfodos 
que permitam uma integrac,;;ao total com a comunidade. 

2) A disciplina operacional e de comunicagoes devera ser rigidamente observada, sendo 
o atendimento de ocorrencias em apoio ou auxflio a policiais ou civis fora das areas pre
determinadas e sem previa autorizac,;;ao do comandante da Estac,;;ao; 

3) 0 comandante da Estac,;;ao devera elaborar relatorio de servi<;:o desenvolvido pelas 
mesmas, utilizando-se de formularies proprios, remetendo-os ao escalao superior ao termino do 
turno de servic,;;o; 

4) Os comandantes deverao elaborar o relatorio de servigo, no formulario proprio, 
entregando-o ao Escalao Superior d sua respectiva Unidade ao final do turno de servigo. 

COMUNICA~OES 
A natureza relativamente dinamica e o emprego das viaturas nas diversas situac,;;oes de 

policiamento em ac,;;oes da Estac,;;ao POVO, determinam que as comunicac,;;oes da mesma sejam 
feitas em canaletas propria de radio comunicac,;;ao e telefonia celular, obedecidas as normas 
estabelecidas pela corporac,;;ao sabre o assunto. 

a. Atendimento de ocorrencia 
1) mediante acionamento do COPOM. 0 despachante do COPOM notificara a 

ocorrencia e o comandante de grupo determinara o deslocamento de viatura, obedecendo a area 
de atuagao; 

2) mediante iniciativa propria do comandante da Estac,;;ao o mesmo informara ao 
COPOM e, em seguida ao seu respective comandante; 

3) mediante solicitac,;;ao da populagao o mesmo procedimento acima; 
4) em qualquer destas situagoes, o COPOM fornecera a FAOC dentro das normas em 

vigor. 
b. lnfcio e termino de patrulhamento 
1) No infcio, o com andante da Estac,;;ao solicitara ao COPOM o talao de patrulhamento, 

fornecendo: nome do encarregado da mesma, KM inicial, prefixo e area, recebendo numero e 
horario do talao; 

2) Ao termino, o comandante da mesma solicitara ao COPOM o encerramento do talao 
de patrulhamento, fornecendo o KM final da viatura. 
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ADMINISTRA<;AO 
1. Armamento, Equipamento e Aprestamento 
0 organico em uso na PMPR, adequado aos tipos das Guarni<;6es Policiais Militares em 

servi<;o de Radio Patrulha, a serem definidos por Ordem de lnstru<;ao especffica, em consonancia 
as prescri<;6es do R 105 - Decreta Federal n. 0 55.649, de 28 Jan. 65 e Manual Basico do 
Policiamento Ostensivo da IGPM. 

2. Uniforme 
2° RUPM para os cabos e Soldados e 4° RUPM para Oficiais e Sargentos. 
3. lnstru<;ao 
Sera ministrada pelos comandantes de UopA respectivamente. 
CRONOGRAMA PARA DESENCADEAMENTO DO PROJETO 
JUNHO 
Ate o dia 30 
Capta<;ao dos recursos humanos e materiais. 
JULHO 
Ate o dia 15 
Treinamento do pessoal destinado ao sistema. 
Ate o dia 30 
Funcionamento do sistema. 
COMANDO E ADMINISTRA<;AO DO SISTEMA 
a) Comando 
Um Oficial a ser designado no ambito CPC. 
b) Administra<;ao 
Unidades Operacionais de area 
AN EX OS 
- Custos em US$ 
- Rela<;ao dos bairros a serem atendidos 
- Escalas de servi<;o dos policiais com demonstra<;ao carga de trabalho diaria, semana, mensa! 

e anual; 
- Rela<;ao visual de m6dulos a serem desativados mantidos. 
- Numero de colegios a serem atendidos pelo Programa. 

SERGIO IT AMAR ALVES, Cel QOPM 
Comandante do CPC 

MAMS/CAP 




