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RESUMO 

A presente monografia sobre a imagem da policia comunitaria de Toledo-PR, 
objetiva identificar junto a populac;ao Toledana, a qualidade dos servic;os de Policia 
Comunitaria prestados quando da atuac;ao da PMPR, identificar os aspectos 
positivos para serem mantidos e relacionar os aspectos negativos a tim de serem 
consequentemente eliminados. Em urn primeiro momento, o trabalho faz uma 
avaliac;ao descritiva explorat6ria, posicionando a imagem da PMPR formada pela 
hist6ria, consulta fontes de informac;oes, analisa alguns textos e trabalhos sobre o 
assunto em estudo. Foi apresentado urn hist6rico sobre a origem antropol6gica da 
Policia Militar, bern como, urn hist6rico da Policia Militar do Parana. A seguir foi 
discorrido sobre os aspectos conceituais, onde foram abordados os assuntos sobre 
Seguranc;a Publica, a comunicac;ao social e a Policia Militar, a propaganda 
institucional para formac;ao de opiniao publica, relac;oes publicas, aspectos sociais e 
percepc;ao social. Foram realizados e distribuidos questionarios para as pessoas 
ligadas a comunidade, como presidentes de conselhos comunitarios, presidentes de 
associac;oes de bairro, entre outros, que apontou o posicionamento destes 
representantes da comunidade de Toledo- PR, quanto a imagem da corporac;ao 
PMPR. Verifica pela pesquisa que a imagem da corporac;ao e volatil e fragil, formada 
muitas vezes pela opiniao dos 6rgaos de imprensa, os quais detem grande forc;a de 
divulgac;ao em massa, sobressaindo-se entao, as informac;oes que estes divulgam e 
principalmente a forma com que as noticias sao postadas para comunidade. 

Palavras Chave: lmagem. Policia Comunitaria. Toledo-PR. Projeto Povo. 
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1 INTRODUCAO 

0 trabalho ora apresentado constitui-se em uma tentativa de fazer-se uma 

reflexao sabre a realidade da Policia Militar e num esforc;o para, a partir dos 

subsidies fornecidos pelo estudo explorat6rio, suportado, numa pesquisa social, 

identificar os anseios, aspirac;oes de seguranc;a publica e a imagem da atuac;ao da 

Policia Militar pela comunidade toledana, avaliando os provaveis desdobramentos, 

somando-se ao esforc;o ora desenvolvido pela Corporac;ao na superac;ao dos 

obstaculos que, a seu nivel de competencia, poderao ser suplantados, elevando-se 

mais urn degrau na escala que leva ao conhecimento amplo da Policia Militar e seu 

constante aperfeic;oamento. 

0 sentido que permeia todo esse trabalho e o de que uma das 

caracteristicas fundamentais do homem e buscar produzir a verdade, questionando 

e questionando-se, sem o que se torna incapaz de viver comunitariamente, pela 

impossibilidade de ter uma norma que o conduza, oriente, aponte com a forc;a da lei 

natural o caminho que deve seguir e como comportar-se. Assim alicerc;ado, ele 

precisa acreditar na verdade, que e, realmente, em ultima regra, a sua maneira de 

viver. 
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2 PROBLEMATIZACAO 

A imagem de uma institui<;ao e o seu verdadeiro patrimonio. A polfcia militar 

do Parana de modo geral, possui reconhecida imagem perante a comunidade 

paranaense, em especial na regiao oeste. 0 impacto da imagem normalmente e 

percebido pelos comunicadores de massa e reforgado pela gama de atendimentos 

efetuados diariamente. 

Pode-se dizer que estes comunicadores e que divulgam e fazem a parte de 

rela<;6es publicas da polfcia militar como urn todo, em se noticiando feitos 

importantes, a comunidade entende ser esta institui<;ao importante e necessaria. 

Neste contexto GRONROOS (1990 p.364), em sua obra de marketing 

aplicado a servios, nos diz que: 

imagem que e importante para a administrac;:ao. A imagem causa um 
impacto interne sobre funcionarios bern como um impacto externo 
sobre clientes. Quante menos clara e distinta for a imagem, mais isso 
pede afetar as atitudes dos funcionarios em relac;:ao a organizac;:ao 
como empregadora, o que, por sua vez, pede ter uma influencia 
negativa sobre o desempenho do profissional e, assim, sobre os 
relacionamentos com clientes e a qualidade. Por outre lade, uma 
imagem positiva, digamos, de uma empresa cujo servic;:o e excelente, 
comunica valores claros internamente e, desse modo, pede reforc;:ar 
atitudes positivas em relac;:ao a empresa entre seus funcionarios. 
Essa empresa tambem atrai facilmente bons profissionais. 
GRONROOS (1990 p.364) 

Portanto, a imagem da Unidade policial comunica diretamente seu 

desempenho e agira como marketing de relacionamento, pais sendo uma imagem 

positiva facilitara, propiciara mel hares expectativas e propaga confiabilidade. 

Uma imagem torna-se uma protegao. Problemas de menor repercussao ou 

ocasionais podem ser tolerados devido a esse efeito de prote<;ao. Porem, isto 

funciona em curta espa<;o de tempo, pais se os problemas sao frequentes sem 

solu<;ao ou nao existe urn tratamento apropriado o efeito e contrario, ai se observa 

nao rara as vezes que a midia atua sem piedade e divulga com enfase esses efeitos 

negatives, mesmo que nao se refiram exclusivamente a problemas locais, mas sao 

relacionados a outras referencias negativas envolvendo policiais-militares ate de 

outros estados. 

A importancia da imagem do Batalhao em estudo, reflete e conduz para a 

reflexao toda a Policia Militar do Parana, pais o respeito e lealdade a organizagao de 
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153 anos de existencia nao pode ser isolada ou defendida em nome do 19°. BPM, 

este compromisso de corresponder com justiga aos louros e dificuldades, 

enfrentados par todos os policiais militares perante a sociedade paranaense. 

Nesta epoca de grande publicidade das atividades policiais com a 

concentragao de esforgos dos 6rgaos de midia para levar a comunidade as 

informagoes e conhecimentos que fatalmente representam a verdadeira imagem da 

corporagao, neste caso do 19°. BPM, diante da situagao de inseguranga, portanto, 

nao e possivel mascarar sua imagem par muito tempo, fazendo algum tipo de 

campanha paliativa de divulgagao que nao condiz com a realidade. 

Em casas de instituigoes que nao sao relevantes para a sociedade, urn 

programa de marketing pode resolver, contudo, no caso da Policia Militar, a imagem 

e conhecida, cabendo a sua protegao em todo o Estado, missao ardua, pais, corre

se o risco de ter seus conceitos desatualizados, com imagens pouco claras, 

baseadas nas experiencias de profissionais antigos, ou de fatos isolados que afetem 

o decoro da instituigao. 

Com isto se pode prevenir e nao fazer propagandas a partir de uma imagem 

desatualizada ou desgastada, desenvolver apenas urn programa de divulgagao, 

apresentando e prometendo servigos evoluidos, desburocratizados e nao 

condizentes com a realidade, par certo trarao prejuizos futuros, pais a dinamica da 

realidade revertera e tudo estara novamente no descredito. 

A maior ligao se pode considerar e que a realidade vence, pais se for 

projetada para a comunidade uma imagem em desacordo com a realidade, ou que 

essa imagem divulgada nao corresponda com as expectativas da populagao, afetara 

o relacionamento, tanto das parcerias, como de toda a sociedade. 

Na construgao de uma imagem, nao e suficiente urn programa de divulgagao 

ou longas e frequentes exposigoes, mas, que realmente se apresente urn born 

servigo, pais esse par si passa a convencer e gerar credibilidade. 

0 papel da policia militar perante a sociedade sempre foi o de responsavel 

pela seguranga da populagao, ao ponto uma simples festa junina de bairro ser 

comunicada a instituigao para que providencie policiais para o evento. 

A atual conjuntura politica nacional exige uma maior reflexao sabre a 

atividade desenvolvida pela Policia Militar, visando combater com eficiencia a 

criminalidade cada vez mais crescente em todo Pais. 
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Entretanto, a visao da Corporagao precisa ser confrontada com a opiniao 

publica, afim de que esforgos envidados sejam conduzidos para a verdadeira razao 

de sua existemcia. 

2.1 IMAGEM GERAL DA POLiCIA 

Em face do periodo militar, a sociedade tinha a Policia Militar apenas como 

urn 6rgao repressor, destinado a prejudicar a sociedade a mando do governo, nao 

tinha a imagem de protegao e companheirismo de uma sociedade sedenta de 

seguranga e principalmente de justiga, poucas eram as pessoas que orientavam 

seus filhos a procurarem urn policial em urn momento de necessidade. 

Nesta epoca, a grande forga da nagao estava nao nos exercitos, mas sim 

nos policiais militares, os quais eram a grande maga de manobra utilizada para 

garantir e manter a tranquilidade no pais, o qual em razao do desenvolvimento 

hist6rico passava por incertezas e desconfiangas da sociedade. 

Com isto, as revoltas eram constantes e em locais diversos, fazendo com 

que o unico 6rgao capaz de conter e manter a ideia de paz era a Policia Militar, a 

qual para cumprir suas ordens aplicava indistintamente seu poder discricionario, 

cometendo diversos atos que hoje sao considerados como ilegais. 

A comunidade nao tinha direito de expressar livremente seus sentimentos e 

ideais, muito menos de participar de decisoes do governo, nao era uma sociedade 

democratica, seguindo-se sim o regime autoritario dos governantes. 

Em face desta ditadura por que vivia o pais, a sociedade via os policiais 

militares como sendo truculentos, em consequemcia, logicamente, do constante 

emprego da violencia para conter as manifestagoes populares que, quase sempre, 

eram consideradas de oposigao ao regime autoritario. 

Sendo este urn regime que nao agradava a sociedade e seguindo-se uma 

tendencia mundial pela democracia, em 1988, se teve a promulgagao da nova 

Constituigao Federal, a qual resgatou os direitos de participagao da sociedade em 

urn novo regime politico de Governo Democratico. 

Apesar de passados quase 20 anos da edigao da nova Constituigao, e 

termos uma sociedade possuidora urn vasto numero de direitos, ainda se assiste 

conflitos na relagao Policia Militar /Sociedade. 
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Hoje novas conceitos sociais se formaram, novas regras e leis se adaptaram 

ao novo convivio social, a legislagao busca atender a sociedade e nao simplesmente 

reprimi-la. 

S6 como exemplo de graus de mudangas, em 1985 uma pessoa era presa 

por estar portando substancia entorpecente, hoje, se tern que considera-la como 

usuario e se deve encaminha-la pra tratamento de saude, pois pelo novo 

entendimento legal esta pessoa na realidade e uma vitima de urn traficante, nao 

sendo a culpada por seu vicio. 

Estas e muitas outras alteragoes foram sendo assimiladas pela sociedade e 

criando formas de condutas diversas pelos diferentes grupos sociais. 

Para a garantia e preservagao da Ordem Publica frente ao novo 

ordenamento juridico, a Policia Militar sofreu urn grande impacto institucional, pois, 

teve de reformular totalmente sua conduta operacional, neste contexto, a Policia 

Militar tern como missao primordial manter urn clima de convivencia pacifica e 

harmonica entre os membros da sociedade, sendo, portanto, tambem urn 

componente social que deve conviver interagindo com a comunidade a que serve. 

Para o total exito deste seu objetivo formal, a Policia Militar nao pode ficar 

afastada da sociedade, cabendo a ela manter sempre o contato com as pessoas de 

modo a poder fortalecer a integragao e angariar a confianga dessa comunidade e ao 

mesmo tempo, detectar seus anseias e aspiragoes a fim de que sejam atendidas 

dentro dos limites a que estejam submetidos sob aspecto legal e moral, sendo este 

urn papel de confianga. 

Afora a Confianga devida, tambem deve atuar informando e conscientizado a 

comunidade para o tipo do trabalho que a Policia Militar pode prestar a sociedade, 

buscando que esta possa avaliar a quantidade do servigo e como melhor usufruir 

dele. Para que uma Corporagao possa prestar urn born servigo, jamais devera 

prescindir da colaboragao efetiva da comunidade, que e a razao de sua propria 

existencia. 

Toda esta transformagao e aproximagao demandam de tempo, pois a 

velocidade das transformagoes sociais sao lentas, para se subir urn ponto em 

confianga pela sociedade e necessaria muito servigo, e as instituigoes que estao 

mais pr6ximas dos cidadaos sao as primeiras a serem atingidas. Ressalta-se que a 

liberdade, vista antes como participagao no poder do Estado, nos nossos dias se 
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avalia na medida em que o individuo se afirma diante desse poder com crescentes 

exigencias de respeito a cidadania. 

Os 6rgaos do governo tern maior complexidade que uma empresa privada, 

principalmente em seu aspecto burocratico e face ao tradicionalismo dos seus 

servic;os prestados aos contribuintes. A empresa privada procura constantemente 

inovac;oes, objetivando a melhor qualidade possivel de seu produto, com custos 

competitivos, pois, visa, acima de tudo, lucros; ja a empresa publica nao tern fins 

lucrativos, mas a comunidade exige melhor qualidade e servic;os. Para tanto, urge 

que seus funcionarios sejam bern treinados e eficazes, para que nao haja urn 

descredito da populac;ao junto aos servic;os publicos, incluindo-se, nesse contexto, a 

Policia Militar a qual devera envidar esforc;os no sentido de resgatar sua 

credibilidade no campo da seguranc;a publica, analisando a sua maneira de agir, de 

forma que esteja cada vez mais junto ao seu cliente que e a comunidade, de sorte 

que possibilite saber seus anseios, antecipando suas necessidades, e atendendo-a 

da melhor forma possivel, pois, o servic;o policial militar nao podera continuar sendo 

compulsoriamente oferecido a comunidade, cabendo a ela aceitar na forma como for 

apresentado. 

Resumindo, a Policia Militar necessita, rotineiramente, avaliar suas ac;oes 

cientificamente para que possa dimensiona-las para urn perfeito ajustamento, 

visando exatamente a melhoria da qualidade de seu principal produto que e a 

sensac;ao de seguranc;a. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Pelo quadro exposto, por Iongo periodo, a imagem que a populac;ao tinha da 

Policia Militar era a de uma forc;a coatora, que nao respeitava os direitos dos 

cidadaos, agindo com violencia e arbitrariedades em qualquer situac;ao sem 

respeitar os direitos dos cidadaos. 

Principalmente ap6s a implantac;ao da Carta Magna de 1988, a Policia Militar 

do Parana sentiu a necessidade de alterar esse quadro, nao s6 pelos requisitos 

legais, mas tambem, como resposta a sociedade a qual convivia diretamente com as 

ac;oes da Policia. 

Para tanto se necessitou de urn treinamento especifico para os policiais que 

ja se encontravam na ativa, alem de uma reformulac;ao geral nos curriculos dos 
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cursos de formagao, os quais passaram a ter materias especificas, as mudangas 

iniciaram-se desde a selegao do quadro de pessoal, exigindo-se um maior grau de 

escolaridade para ingresso. 

Buscava-se com as alteragoes, satisfazer nao somente os aspectos legais, 

mas tambem a satisfagao da comunidade que e razao do existir a organizagao, 

muitos foram os 6bices existentes, que aliados a insuficiencia de meios humanos e 

materiais, e ainda, o aumento gradativo da criminalidade na cidade e no campo, a 

Organizagao tern envidado esforgos no sentido de propiciar uma maior e melhor 

seguranga, o que leva a sociedade a acreditar mais na Policia Militar do Parana. 

Apesar dos esforgos da instituigao, nao raras vezes, se observa e se ouve 

na imprensa, criticas sobre a sua atuagao e eficiencia, na busca de rebater tais 

comentarios, a instituigao sempre procurou demonstrar para a sociedade o lado 

contrario da moeda e tambem buscou sanar as falhas existentes na corporagao. 

Com isto, a instituigao, alicergada pela atual politica de governo e buscando 

sempre a satisfagao da comunidade, implantou o Projeto de Policiamento Ostensivo 

Volante (POVO) doutrinariamente no sistema de Policia Comunitaria, modalidade 

esta que ja se faz presente no municipio de Toledo-PR. 

Portanto, reveste-se de vital importancia este trabalho, o qual, ap6s possivel 

identificagao de procedimentos reprovados pela populagao, passiveis de corregao 

ou aprimoramento, a PMPR conduzira os rumos de sua atuagao na prestagao de 

servigos, orientados pelos anseios da populagao, frente a destinagao constitucional. 

2.3 PROBLEMA 

Diante do quadro exposto este trabalho questiona se: 

A policia comunitaria de Toledo-PR cumpre sua missao institucional, 

corresponde aos anseios da sociedade? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Pesquisar, junto a populagao de Toledo-PR, a qualidade dos servigos 

prestados pelo Policiamento Comunitario (Policiamento Ostensivo Volante), em 

fungao da atuagao da PMPR, identificando os aspectos positivos para que estes 

sejam mantidos e relacionado os aspectos negativos (a fim de serem estudados e, 

consequentemente, eliminados). 

3.2 OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

• ldentificar como a populagao de Toledo-PR gostaria de ver a Policia 

Militar do Parana atuando na cidade. 

• Conhecer os fatores negativos que a populagao de Toledo-PR nao 

aceita na atuagao da Policia Militar do Parana. 

• Avaliar o grau de conhecimento que a populagao de Toledo-PR tern da 

atuagao da Policia Militar do Parana, na cidade. 

• Mensurar o grau de confiabilidade que a populagao de Toledo-PR 

atribui a Policia Militar. 
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4 REFERENCIAL TEORICO 

Desde o inicio do homem em sociedade organizada, este viu a necessidade 

de organismos de prote<;ao, com a finalidade de garantir sua tranquilidade, quer no 

momento que estivesse trabalhando ou nos instantes de lazer. 

Estes organismos aos poucos foram se adaptando e se ajustando as 

necessidades, transformando-se entao nos 6rgaos de seguran<;a conhecidos hoje 

emdia. 

Passaram por diversas transforma<;oes e hoje possuem diferentes modos de 

opera<;ao, porem, na maioria das sociedades organizadas atuais, a responsabilidade 

pela seguran<;a social e do Estado, visto que este evocou para si a autoridade de 

punir, entao subsidiariamente, assumiu a responsabilidade de garantir e proteger a 

sociedade. 

Em melhores palavras, o papel do Estado como organizador da sociedade e 

o de garantir as necessidades basicas da popula<;ao, Saude, Educa<;ao, Trabalho e 

principalmente Seguran<;a. 

Atualmente a Policia Militar do Parana possui como competencia 

Constitucional, a policia ostensiva e a preserva<;ao da ordem publica, consoante o 

Art. 144 § so da Constitui<;ao Federal. Assim sendo, deve pautar sua conduta 

visando uma imagem positiva perante a opiniao publica, senao vejamos: 

"Art. 144. A seguranqa publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservaqao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 

§ 5° - as policias mi/itares cabem a policia ostensiva e a preservaqao 
da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, a/em das 
atribuiqoes definidas em lei, incumbe a execuqao de atividades de 
defesa civil." 

A atividade de policia sempre foi uma necessidade basica da sociedade, 

desde que esta decidiu por viver em grupos, foi uma necessidade natural, e uma 

ferramenta necessaria quando se quer aplicar a justi<;a dos homens, entao, se pode 

dizer que os homens criaram a justi<;a e, portanto, enquanto esta se fizer presente se 

tera o papel do 6rgao policial. 
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A sociedade vern presenciando urn avango tecnol6gico cada vez mais 

rapido, o que gera uma alteragao e adaptac;ao dos 6rgaos politicos e 

governamentais, pois dentre tais avangos, o de maior repercussao se encontra no 

campo da informagao. Hoje ficamos sabendo da noticia no mesmo instante em que 

ocorre, isto gera uma impacto muito grande na conduta dos 6rgaos publicos. 

A imprensa hoje faz papel de mao dupla, levando informagoes para a 

comunidade e demonstrando aos governantes o que esta espera de seus 6rgaos 

publicos. 

A opiniao publica e, hoje, a maior forc;a do saber coletivo, a verdadeira forga 

motriz da contemporaneidade, a arma que lidera civilizagoes, cria e desfaz mitos, 

levanta e derruba governos, faz e desfaz fdolos, prestigia e prejudica a imagem e o 

prestigio de lnstituigoes. 

Por isso, a abertura e a transparemcia da Corporagao devem ser a tonica 

dominante no relacionamento com a imprensa e a populagao, de forma a conquistar 

e garantir o seu espago, atraves da confianga e admiragao destas. 

A divulgagao dos servigos prestados a comunidade. bern como, o apoio e a 

promogao de eventos comunitarios e institucionais, devem ser avaliados e 

desenvolvidos, objetivando a aproximagao com os diversos segmentos da 

sociedade, levando aos publicos formadores e multiplicadores de opiniao o 

conhecimento da Corporagao sobre todos os aspectos: hist6rico, ideol6gico, cultural, 

estrutura organizacional formagao academica, conduta administrativa e operacional. 

Nesta tonica se observa que a Policia esta para a sociedade, devendo seus 

membros zelarem pelo progresso da mesma, pelos bons costumes, pelo bern estar 

do povo e pela tranqOilidade geral da nagao. 

A mensagem institucional da Corporagao. deve sempre conter e buscar 

objetivamente o tema constitucional: Seguram;a Publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade dos cidadaos. 

A velocidade das transformagoes do mundo exige constante reflexao sobre o 

futuro das lnstituigoes, especialmente daquelas que, em contato direto com os 

cidadaos, sofrem as primeiras crrticas. 

A Seguranga Publica no cenario nacional vern sofrendo uma grande pressao 

por pessoas e grupos contraries a existencia das instituigoes policiais militares, os 

quais ja propuseram inclusive sua exclusao por nao atenderem aos anseios da 

comunidade. 
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Estes movimentos tiveram grande forga politica e aliados a cenarios reais de 

falhas das instituigoes quando do atendimento de ocorn§ncias, quase que atingiram 
I 

seus objetivos de extingao das corporagoes. 

Em contrapartida, tal feito teve seus beneficios, pois, fizeram as instituigoes 

demonstrarem sua valia e real necessidade para com a convivencia social. As 

policias como um todo se motivaram e se atualizaram quer no contexte operacional 

quer no tecnol6gico e quer no administrative. 

Hoje a Policia Militar, como instituigao publica de protegao e socorro, 

assimilou essa nova realidade, em que a criminalidade e vista mais em fungao da 

profilaxia do que como repressao. 

Prestes Mota, em seu tratado Teoria Geral da Administragao, citado pelo 

Coronel Jose Braga Junior no artigo intitulado "A comunicagao social e a Policia 

Militar: Perspectivas", na Revista 0 Alferes, preconiza que: 

a organizac;ao mais propensa a sobreviver, crescer e ser eficiente e 
aquela na qual os papeis, normas e valores estiverem mais de 
acordo com as demandas do ambiente" e dentro dessa visao 
sistematica, e fundamental para a empresa Polfcia Militar, interagir 
com o seu ambiente externo geral e com o seu ambiente 
operacional. (0 Alferes, 1989, p. 53) 

0 primeiro e composto por forgas economicas, tecnol6gicas, politicas e 

s6cio-culturais, que podem antagonizar ou proporcionar oportunidades para a 

organizagao. 

0 segundo, o ambiente operacional, composto por 6rgaos integrantes do 

sistema de seguranga, fornecedores, imprensa e, principalmente, os usuaries dos 

servigos prestados pela Corporagao e que, por sua vez, podem visualizar de forma 

positiva ou negativa as agoes por ela desenvolvidas, objetivando a tranqOilidade 

publica. 

Esta interagao faz-se por meio da comunicagao social. Sua importancia e 

bem dimensionada por Lee Thayer, (1989, p. 53), citado pelo Coronel Jose Braga 

Junior no artigo intitulado "A comunicagao social e a Policia Militar: Perspectivas", na 

Revista 0 Alferes, ensina que "como todos os sistemas vivos, as organizagoes se 

estabelecem e se mantem a si mesmas atraves da comunicagao com o meio 

ambiente e com as suas partes". 
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Nao e suficiente apenas exercitar na pratica o elemento objetivo da 

seguran~a, com o emprego dos recursos humanos e materiais, nas diversificadas 

atividades, diuturnamente executadas pela Policia Militar. 

A popula~ao deve ter a sensa~ao de estar segura, a comunica~ao social 

pode e deve emprestar tecnicas e metodos que possibilitem aliar o que esta sendo 

feito com o que a comunidade espera que seja feito. 

Com este objetivo as organiza~oes sofrem mudan~as sociais 

constantemente, buscando a perfei~ao dentro das expectativas de seus clientes, os 

quais fornecem os parametros de seus anseios por novas experiencias, expectativas 

de mudan~as institucionais, tais muta~oes buscam o atendimento aos anseios e 

aspira~oes populares. 

As pr6prias institui~oes, em face da crescente indaga~ao na mfdia, 

perguntam-se "se estao cumprindo como papel a que se propoem". 

Faz-se necessaria que as institui~oes, pela conforma~ao polftica advinda do 

Estado, permitam que os individuos proclamem seus interesses e necessidades 

comuns, mesmo porque a melhoria da qualidade de vida e a eleva~ao do bem-estar 

social sao anseios e aspira~oes legftimas, inerentes a todo o ser humano. 

A caracterfstica do convfvio em sociedade esta nesta necessidade de ter 

suas expectativas e anseios satisfeitos dentro do esperado, sendo a sensa~ao de 

seguran~a de fundamental importancia para tal. 

0 cenario atual que se vive nos mostra que tal anseio social nao vern sendo 

satisfeito, ao contrario a crescente divulga~ao de crimes, cada vez mais violentos, e 

em locais cada vez mais inesperados, traz uma sensa~ao de falta de seguran~a, 

demonstra que os 6rgaos publicos nao vern cumprindo seu papel constitucional. 

0 grande problema esta em identificar onde esta a falha? Na lnstitui~ao 

Preventiva? Na lnstitui~ao Educadora? Na lnstitui~ao Polftica? Na lnstitui~ao 

Familiar? Na lnstitui~ao Executora Penal? Nas Leis Brandas? Na ldade Penal? 

Historicamente o homem, ao ver sua seguran~a amea~ada, buscou solu~oes 

das mais variadas possfveis, as quais ao Iongo do tempo foram sendo escritas em 

forma de Leis vigentes. Come~ou-se pelas armas, que de principia eram o proprio 

punho na defesa pessoal, luta corporal, ate se chegar a cria~ao de armas brancas e 

armas de fogo, ja no aspecto de legisla~ao se tern a repara~ao do bern, o 

cerceamento de liberdade, ate a perda do bern maior, a vida. 
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Esta autodefesa e inerente ao ser humano e sempre ocorrera, adaptando-se 

legislagoes para prejuizo de poucos e beneficios de muitos. 

A Polfcia Militar possui uma parcela deste fardo, fazer uma sociedade que 

tenha realmente a sensagao de seguranga, para tanto deve manter-se ativa e cada 

vez mais eficiente. 

4.1 POLiCIA MILITAR 

4.1.1 Antropologia 

Ao analisar-se o homem, ve-se que em dado momento da antiguidade, o 

mesmo tornou-se auto-suficiente, passando entao a conviver em grupos, surgindo 

entao os conflitos sociais pela descoberta da individualidade, ja que cada ser 

humano responde de maneira diferente, conforme os estimulos internos e externos 

que recebe. 

Com a evolugao natural do ser humano, afloraram no grupo, normas 

reguladoras de convivencia, visando, principalmente, preservar a continuidade da 

existencia do agregado. 

A existencia dessas normas, por si s6, nao eram suficientes para a solugao 

dos conflitos, obrigando, mais tarde, a criagao de subgrupos que ficariam 

responsaveis pela punigao daqueles que as transgredissem, antes resolvidas na 

base da forga, sendo os mais fracos exterminados pelos mais fortes. 

Na linha de ideias, surgiu entao o embriao do 6rgao, hoje denominado 

Polfcia Militar, que, como instituigao, representa o subgrupo social que tern por 

finalidade garantir o bem-estar e a paz social. 

No Brasil, a Policia Militar originou-se com a colonizagao, pois, Portugal 

transplantou para seus novos dominios nao apenas seus costumes, como tambem a 

organizagao de suas instituigoes. "Quando o fidalgo portugues Tome de Souza 

aportou ao Brasil, em 1519, como Governador e Capitao-General da nova terra. com 

ele chegaram as primeiras instituigoes oficiais para a diregao da nova colonia. Com 

ele veio tambem o Regimento d' El Rey, onde vamos encontrar, talvez, o embriao 

das Forgas Armadas e da Polfcia Militar." (Mariante, 1972. p. 35). 

Ainda no seculo XVI, na epoca das Capitanias Hereditarias do Brasil 

Colonia, ja surgiram as primeiras forgas pagas, com caracteristicas de organizagoes 
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militares, embora nao muito rigidas, eram comandadas por urn "mestre de campo", 

cuja missao era manter a ordem e garantir a defesa interna das vilas e das 

comunidades, contra quaisquer a96es, quer de origem interna ou externa. 

Na realidade, o motivo principal da cria9ao dessas organiza9oes era garantir 

o dominio lusitano da colonia, bern como, promover a defesa territorial. 

Esses corpos militares tiveram momentos de gloria em nossa hist6ria, 

quando da sua participa9ao na expulsao dos franceses e holandeses do Brasil. 

Com o transcorrer dos tempos, essas institui96es passaram por varias 

estruturas e denomina9oes, mas ja vislumbravam missoes de policias. "Por Carta 

Regia de 20 de Janeiro de 1699, foram criados os Ter9os de Ordenan9as para o 

interior do Pais, com a missao de auxiliarem a Justi9a e a Fazenda Publica, afora as 

atribui9oes normais das For9as Armadas. De certa forma ficaram caracterizadas ai, 

missoes policiais." (Mariante, 1972, p. 38). 

Este modelo de integra9ao de Justi9a, Fazenda e Defesa, com a policia, 

serviu aos diversos governos e foi ate 1808. 

Somente na epoca do Brasil Reino Unido a Portugal, com a chegada da 

familia Real, viu-se a necessidade da cria9ao de urn organismo policial estruturado, 

encarregado especialmente do servi9o de policia na Capital, visto que ate entao as 

For9as Armadas e que realizavam a dupla fun9ao de defesa territorial e a seguran9a 

dos cidadaos. 

Atraves do alvara de 10 de maio de 1809, foi criada a lntendencia Geral de 

Policia da Corte, e, logo em seguida, em 13 de maio a Guarda Real de Policia, que 

deu origem a atual Policia Militar do Distrito Federal. 

Ap6s a Proclama9ao da lndependencia, varios acontecimentos politicos 

ocorreram no Pais, disseminados pelas provincias, o que ensejou uma verdadeira 

insatisfa9ao a na9ao, requerendo implanta9ao de medidas imediatas e fortes. 

Como as provincias de Pernambuco e Bahia eram as mais agitadas, gra9as 

ao continuismo representado pelos portugueses, D. Pedro I, mesmo antes da 

cria9ao de outras provincias, instituiu, em 1825, os Corpos de Policia Pernambucano 

e Baiano. 

0 clima de desordem e agita9ao continuava nas demais provincias, onde 

ainda nao existiam Corpos de Policia, o que estava a exigir que se 

consubstanciassem medidas similares. 
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0 entao regente Diogo Antonio Feij6, atraves do Decreta datado de 14 de 

Julho de 1831, autorizou a cria9ao de Guardas Municipais Permanentes de 

Voluntarios, nas demais provlncias, cabendo aos governos a responsabilidade por 

sua organiza9ao, pagamento e nomea9ao de oficiais. 

Atraves da hist6ria, constata-se que, a medida em que os Estados foram se 

estruturando, criaram seus 6rgaos policiais que, ao Iongo dos tempos, receberam 

varias denomina9oes, tais como Guarda Municipal Permanente, For9a Publica 

Estadual, For9a Policial, Brigada Militar, Polfcia Militar. 

A Uniao tern demonstrado especial aten9ao as polfcias militares, variando 

em fun9ao do momenta hist6rico e politico do Pals, sendo, inclusive, objeto de texto 

constitucional, atraves do que exerce o seu controle. As For9as Policiais passaram 

definitivamente a ser for9a reserva do Exercito, em 1917. "Atraves da Lei no 3.216, 

as for9as policiais dos estados foram definitivamente vinculadas ao Exercito, como 

sua for9a reserva, tendo ainda esta mesma lei, fixado a organiza9ao a nlvel de 

hierarquia das for9as policiais". (Vieira et al, 1990, p. 13). 

A Constitui9ao de 1934 referiu-se, pela primeira vez, as Polfcias Militares, 

com o seguinte texto: 

''Art. 167 - As Policias Militares sao consideradas reservas do 
Exercito e gozarao das mesmas vantagens a este atribuidas quando 
mobilizadas ou a servir;o da Uniao. " 

As demais constitui9oes do pals dedicaram alguns caprtulos as Polfcias 

Militares, sempre objetivando o aprimoramento de suas defini9oes em rela9ao as 

sua competencia e finalidade dentro do contexto social e politico. Os Estados, 

atraves de leis pr6prias, complementam e adaptam as suas necessidades 

particulares. 

A Constitui9ao Federal de 05 de outubro de 1988, no Art. 144, § 6°, enuncia: 

"As Po/icias Mi/itares e Corpos de Bombeiros Mi/itares, forr;as 
auxiliares e reservas do Exercito, subordinam-se, juntamente com as 
Po/icias Civis aos Governadores dos Estados, do Direito Federal e 
dos Territ6rios". 
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4.1.2 Policia Militar do Parana. 

Sendo comarca de Sao Paulo ate o ano de 1853, o Parana vivia as custas e 

vontades da metr6pole paulista, ficando entregue ao abandono e a inercia devido a 

grande distancia que os separava. 

Em razao da grande extensao territorial paranaense, o qual ja mostrava-se 

de grande produc;ao em riquezas e de perspectivas de desenvolvimentos, seus 

habitantes percebendo estarem sendo usados sem reconhecimento dos paulistas, 

aspiravam por separac;ao e criac;ao de nova provincia com urn governo que 

realmente atendesse as necessidades locais. 

Ja em 1811, Paranagua procurou obter urn governo proprio, demonstrando 

com isso os ideais separatistas, foi encaminhado ao Principe D. Joao uma 

representac;ao, que nao alcanc;ou o sucesso desejado. 

Muitos fatos contribulram para florescer o ideal separatista em todos os 

paranaenses, tornando inevitavel o feito 

Ap6s novas tentativas foram feitas colocando o feito em forte discussao no 

Senado. Em 29 de agosto de 1853, sob protestos de parlamentares paulistas, foi 

aprovado a lei n o 704, que tornou o Parana a mais nova Provincia do Imperio, 

tendo como capital a cidade e Curitiba. 

A fim de organizar o governo, D. Pedro II indicou o grande estadista baiano 

Zacarias de Goes e Vasconcellos, para a missao de dar estrutura jurldica a 
instituic;ao da nova unidade administrativa do Imperio e dirigir o seu destino. 

As festividades de instalac;ao da Provincia tiveram Iugar no dia 19 de 

dezembro de 1853. 

Na epoca de criac;ao da provincia urn dos principais problemas com que se 

defrontou Zacarias, foi o relacionado com a seguranc;a, precaria devido a ineficiencia 

dos 6rgaos incumbidos dessa missao que aqui encontrou, os quais nao tinham a 

forc;a necessaria para sofrear os impulses criminosos dos fora-da-lei que cometiam 

assaltos e praticavam desordens, desvairando a opiniao publica. Por isso, uma de 

suas medidas prioritarias foi a de criar a Companhia da Forc;a Policial da Provincia 

do Parana atraves da lei no 7, de 10 de agosto de 1854, que veio a ser, de fato e de 

direito, a primeira organizac;ao policial do nosso Estado. 

Para garantir a ordem e a paz aos sessenta e dois mil habitantes que entao 

viviam na provincia, o efetivo da Companhia foi fixado em 67 homens, sendo 3 
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oficiais e 64 pra9as. Sua verba anual or9ava em pouco mais de quinze contos de 

reis. 

0 oficial escolhido para comanda-la foi o capitao de primeira linha do 

Exercito JOAQUIM JOSE MOREIRA DE MENDON<;A que, a convite do Presidente 

Zacarias, veio diretamente da Corte do Rio de Janeiro com esse encargo. A ele 

coube, portanto, a dificil tarefa de organiza-la nos moldes estabelecidos e com base 

na hierarquia e disciplina, mecanismos ageis de saneamento de seus quadros. 

Seu primeiro regulamento foi elaborado por uma comissao de oficiais do 

Exercito e entrou em vigor a partir do dia 5 de dezembro de 1854. 

Subordinada diretamente ao presidente da Provincia, a Companhia da For9a 

Policial logo iniciou a sua ingrata missao e sob a vigilancia dos policiais militares 

surgiram as primeiras fazendas. Diante de sua prote9ao, ergueram-se as primeiras 

chamines de nossas fabricas e estenderam-se os trilhos das primeiras ferrovias 

rumo ao sertao desconhecido. Seus homens acompanharam os fundadores das 

numerosas cidades, assistindo o seu crescimento e garantindo a seguran9a da 

popula9ao. 

Alem de sua cria9ao ter sido alicer9ada em tradi96es seculares de assegurar 

a paz publica e auxiliar a justi9a, competia-lhe, de acordo com a legisla9ao vigente, a 

prisao dos criminosos, o patrulhamento e rondas nas cidades, vilas e freguesias, 

estradas, alem de outras diligencias. 

Todos os destacamentos policiais do interior da Provincia tambem ficaram a 

seu cargo, como previa o art. 1° da Lei no 7, passando seus integrantes a realizar, 

diuturnamente, o policiamento ostensive e desempenhar, cumulativamente, 

atividades de policia judiciaria. 

Desde seu inicio a Corpora9ao tinha como exclusividade o exercicio do 

policiamento ostensive, identificando-se pelo uniforme que usava. 

Exercia - como ate hoje o faz, com eficiencia - a policia preventiva em toda a 

sua plenitude, evitando, com sua presen9a, a perpetra9ao de delitos e guardando o 

emprego de medida repressiva para a ultima instancia. 

0 seu passado, cheio de tradi96es, esta vinculado com a propria hist6ria do 

Parana. Esta ensina e confirma que, a Corpora9ao sempre esteve presente e 

atuante nos mementos decisivos do nosso Estado, em harmonia com as aspira96es 

populares e as melhores recorda96es do povo paranaense. 
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Crescendo paralelamente com o desenvolvimento do Estado, a Policia 

Militar vern assinalando, nas dobras do pavilhao que defende, com denodo de 

bravos, as feitos de suas empreitadas vitoriosas, nos dominios da paz, no terreno 

das dificuldades enos campos de batalha. 

No ana de 1865, quando a Companhia da Forc;a Policial fornecia urn grande 

contingente para organizac;ao dos Corpos de Voluntaries da Patria do Parana que, 

sob as entusiasticas e calorosas aclamac;oes, marcharam avante na defronta dos 

brios nacionais. 

Narrar a brilhante trajet6ria descrita pelos bravos policiais militares perante a 

Guerra do Paraguai, e citar par inteiro a completa, longa e penosa jornada de cinco 

anos de luta, em que as gloriosos voluntaries de nossa terra cobriram-se de louros, 

deixando par toda parte o atestado vivo de sua conduta e acendrado patriotismo. 

Os grandes claros abertos em suas fileiras e as habitos adquiridos na longa 

permanencia de uma asperrima campanha impunham que a Policia Militar se 

transformasse numa organizac;ao compativel e que satisfizesse, tanto quanta 

possivel, as necessidades crescentes da Provincia. 

Dessa forma, em 1874, dadas as razoes sugeridas pelo capitao Manoel 

Eufrasio de Assumpc;ao, o presidente do Parana resolveu dar a Companhia da Forc;a 

Policial urn carater definitivo, reorganizando-a e solidificando-lhe o justa prestigio 

pelos relevantes servic;os que prestava a coletividade. 

Sancionada a Lei no 380, de 30 de julho de 1874, a antiga Companhia passa 

a denominar-se CORPO POLICIAL, constituido par duas subunidades e com urn 

efetivo de 202 (duzentos e dais) homens. 

0 cargo de comandante, par sua vez, passou para o pasta de major e com a 

nova reorganizac;ao surgiu a Escola de lnstruc;ao Primaria, destinada a aumentar o 

nivel intelectual das prac;as, numa epoca em que o ensino era privilegio de pessoas 

ricas. 

A medida que iam passando as anos, tornava-se cada vez mais necessaria 

cuidar-se de dotar o Corpo Policial com outros melhoramentos. Para suprir a falta 

em armamento para a organizac;ao, aumentada em seu efetivo, foram cedidas, pelo 

Ministerio da Guerra, espingardas "Manie", com baionetas e demais petrechos iguais 

ao numero de prac;as existentes. 

A Lei no 486, de 13 de abril de 1878, elevou ao pasta de Ten.-cel. o 

comandante da Corporac;ao. 0 titular do cargo, Manoel Eufrasio de Assumpc;ao, 
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imprimiu " um tal espirito de ordem e disciplina na milicia, que nao se encontrava no 

Imperio outra forga que nisso /he avantajasse", como dizia o saudoso paranaense 

Dr. Joao Jose Pedrosa, quando a frente dos destinos do Parana. 

Ha 9 de agosto de 1890, a Junta Governativa baixava o decreta 104, dan do 

ao Corpo uma regular organizac;ao militar condizente com a sua finalidade de 

mantenedor da ordem publica. Elevou o numero de oficiais para 8 e o de prac;as 

para 300, prevendo uma Sec;ao de Cavalaria e reorganizando a Banda de Musica 

que havia sido dissolvida em 1883 .. 

0 cargo de Comandante-Geral passou para coronel, no qual foi investido o 

capitao do Exercito Carlos Delphim de Carvalho, que procurou dotar a Corporac;ao 

dos recursos indispensaveis a sua missao. 

Nessa mesma ocasiao foi instituido o cargo de major fiscal (equivalente ao 

atual chefe do Estado-Maior), preenchido pelo Cap. PM SALVADOR JOAO 

FERNANDES e as companhias foram aumentadas para tres. Em 3 de fevereiro de 

1891, o novo comandante, coronel Candido Dulcfdio Pereira, mudou o quartel para 

urn predio do Estado e realizou outras obras de vultos, adquirindo o material e o 

armamento necessaries ao Corpo, com cuja falta vinha lutando desde a data de sua 

criac;ao. Durante o comando desse insigne oficial, o Dr. Francisco Xavier da Silva 

sancionou a Lei 36, de 5 de julho de 1892, estruturando a Corporac;ao num corpo 

misto de cavalaria e infantaria, com a denominac;ao de REGIMENTO DE 

SEGURAN<;A DO PARANA, dando-lhe nova organizac;ao militar. Aumentaram, 

conseqOentemente, o seu efetivo para 20 (vinte) oficiais e 455 (quatrocentos e 

cinqOenta e cinco) prac;as, adquirindo tambem 68 (sessenta e oito) eqOinos. 

Essa mesma lei previu o cargo de capitao cirurgiao (medico) no qual foi 

investido o Dr. Arthur de Almeida Sebrao, o primeiro facultative da milicia 

paranaense, e previu ainda, ao Regimento, a seguinte missao: "A forc;a publica 

permanente de Estado tera por comissao manter a ordem publica, velando pela paz 

e tranqOilidade dos cidadaos e garantindo a plena execuc;ao das leis". 

No periodo de 06 de setembro de 1893 ate 12 de maio de 1894, a Policia 

Militar esteve empenhada na Revoluc;ao Federalista. Durante esse interregna serviu 

a causa da legalidade com denodo, dedicac;ao e heroismo, pronta sempre a marchar 

para os pontos mais arriscados e defender neles, com a maxima bravura e 

intrepidez, os poderes constituidos. 
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Durante aquela pugna de holocausto, tombou bravamente uma legiao de 

valentes policiais-militares em defesa do regime republicano, entre eles o seu 

comandante, coronel Candido Dulcidio Pereira, no Cerco da Lapa. 

Finda a campanha e com a nomeac;ao do coronel Ignacio Gomes da Costa 

para o comando-geral, urn novo surto de progresso veio beneficiar a Policia Militar, 

destacando-se, agora, a aquisic;ao do novo quartel central, a compra de moderno 

material e a renovac;ao de seus quadros, entao desfalcados em decorrencia do 

movimento revolucionario. 

lniciados esses melhoramentos em 1894, s6 em 1896 foi possfvel concluf

los em parte, dado o vulto das obras que virtualmente terminaram em 1905 sob a 

gestao do coronel Joaquim Antonio de Azevedo, o grande benfeitor da Corporac;ao. 

Outros comandos sucederam-se, sempre com o mesmo espfrito de manter 

as gloriosas tradic;oes da Corporac;ao em nfvel ascendente de pujanc;a e eficiencia. 

Em 1912 novamente volta o Regimento de Seguranc;a a empenhar-se em 

sangrentos combates em defesa do Estado e das instituic;oes. Desta vez o seu 

objetivo foi o de assegurar a ordem e a tranqOilidade publica ameac;adas nos sertoes 

de Palmas. 

Em 22 de outubro daquele ano, no Combate do Irani tombaram mortos no 

campo de luta o valoroso JOAO GUALBERTO GOMES DE SA FILHO, Comandante

Geral, elevado numero de valentes policiais militares, ficando ainda varios outros 

gravemente feridos, dentre eles o alferes SARMENTO, hoje patrono da PMPR. 

Mais tarde, os caboclos fanatizados reiniciaram a luta armada nas terras 

contestadas. Desta vez houve a intervenc;ao federal e de 1913 ate o final de 1915, o 

Regimento tomou parte saliente em varios combates. 

A presenc;a her6ica da nossa Corporac;ao, no Contestado, a hist6ria nao 

podera apagar de suas paginas. Seus notaveis feitos de armas jamais poderao ser 

esquecidos, porque, como disse o proprio general Setembrino de Carvalho, " .. , os 

louros da vit6ria nao foram exclusivamente do Exercito: deles compartilhou essa 

falange de bravos e dedicados combatentes que constitufam o luzido Regimento de 

Seguranc;a do Parana e que estiveram ao seu lado em todas as ac;oes travadas, em 

todas as operac;oes empreendidas, confundidos com ele pela audacia, pela coragem 

e pela resignac;ao est6ica". 

Como reconhecimento a sua denodada atuac;ao sempre ao lado das Forc;as 

Armadas, em 1917 o Regimento de Seguranc;a passou a denominar-se FORCA 
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MILITAR DO ESTADO, incorporando-se a primeira linha do Exercito Nacional, na 

qualidade de Forc;a Auxiliar, face o acordo afirmado entre a uniao e o Estado. 

Novamente em ac;ao 16 de julho de 1924, marchando para o Estado de Sao 

Paulo, integrada pelo 1°. Batalhao de lnfantaria sob o comando do entao capitao 

JOAQUIM ANTONIO DE MORAES SARMENTO, dando combate as forc;as 

revolucionarias paulistas chefiadas pelo general lzidoro Dias Lopes. 

0 referido batalhao, logo no inicio, travou violentos combates com as tropas 

revolucionarias na entrada de Porto Feliz, pondo-as em debanda, ocupando a seguir 

a cidade de ltu. 

lncorporando-se depois aos destacamentos do coronel Abreu de Lima e do 

general Candido Mariano da Silva Rondon, combateu em Botucatu, Indiana, Quata, 

Porto Velho e na margem do Rio Parana. 

De Sao Paulo retornou a Irati, marchando, em seguida, para Catanduvas, 

onde tomou parte nos combates travados na Serra dos Medeiros, Arroio Bormann e 

Formigas. No dia 11 de janeiro de 1925 perdiam a vida heroicamente os tenentes 

JOAQUIM TABORDA RIBAS, FERNANDO SCHULTZ e urn grande numero de 

prac;as. 0 comandante do Batalhao e diversos outros policiais militares foram 

promovidos por ato de comprovada bravura. 

De 1926 a 1927 a Corporac;ao participou ativamente nos ataques da Correia 

e Bandeiras, nas proximidades de Catanduvas e, ainda neste ultimo ano, dava 

combate ao bando de jagunc;os comandados pelo caudilho Fabricio Vieira, 

entregando-o as maos da justic;a. 

Em 1930, a Policia Militar colaborava na obra revolucionaria e sobretudo na 

fase de reorganizac;ao de nossa Patria. Quando a alma nacional num anelo de 

reivindicac;oes se agitou, o Parana, com a bravura de seus filhos, ajudou, de modo 

decisive, aos seus irmaos de outros Estados, figurando em primeiro plano e 

concorrendo para que urn novo regime de ordem e moralidade imperasse em nossa 

terra. 

Sem jamais se descuidar de sua missao de mantenedora da ordem publica, 

em 1932 a Corporac;ao constituiu a famosa "Coluna Plaisant", marchando da capital 

a 14 de julho a fim de dar combate as forc;as paulistas rebeldes que guarneciam a 

Capela da Ribeira, abrindo, com recursos pr6prios, uma das portas mais resistentes 

que possuia a fronteira de Sao Paulo. Dali se sucedeu os avanc;os ininterruptos da 

tropa policial militar, numa sequencia admiravel de conquistas ate o Rio das Antas, 
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eloqOente afirmativa de que, acima do cumprimento do dever, havia os milicianos 

colocando suas atividades a servigo de urn ideal. 

Pela sua agao eficiente e brava, dentro e fora do Estado, a Corporagao 

recebeu as mais dignas referencias das autoridades da Nagao e, como sempre, a 

consideragao do povo paranaense. 

No acervo hist6rico da PMPR figuram paginas luminosas escritas pelos que 

participaram de todas as campanhas ate aqui citadas e seus feitos her6icos deve-se 

ainda aos bravos que, anonimamente, jazem a beira das trilhas do interior do 

Estado, abatidos e mutilados pelas armas dos malfeitores, sfmbolos dignos de 

nortearem a sua conduta nessa trajet6ria rutilante. 

4.1.3 0 progresso da polfcia militar 

A Polfcia Militar de hoje deixou as velhas lides militares que as situagoes da 

epoca exigiam. Seus membros nao renegam, mas, glorificam os feitos belicos de 

seus ancestrais e, a par da veneragao dos mortos queridos, lembram-se que os 

tempos ja sao outros. 

A partir de 1946, a Corporagao entrou de fato na sua Fase Contemporanea. 

Com os termos da Constituigao Federal, com a diversificagao de ideias e a liberdade 

dos legisladores no estudo dos problemas do Estado, com a evolugao, ao lado do 

progresso, das questoes de seguranga, tornou-se uma organizagao moderna e 

sedenta de aperfeigoamento policial. 

Assim, como Corporagao fardada e armada, estruturada a base da disciplina 

e da hierarquia, nao tern se descuidado de suas obrigagoes militares perante a 

Nagao, a fim de ajustar-se sabre criterios seguros, na execugao da parcela que lhe 

cabe na missao de prover Seguranga lnterna, nao tendo medido esforgos para 

elevar cada vez mais, a sua capacidade operacional como polfcia. 

Os seus estabelecimentos de ensino - Academia Policial Militar do Guatupe, 

Centro de Formagao e Aperfeigoamento de Pragas e Colegio- mantem cursos para 

todos os graus da hierarquia com notavel rendimento em volume, como em 

qualidade, criando condigoes para elevagao do nfvel cultural e tecnico-profissional 

do policial-militar. 
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0 seu curso de formagao de oficiais de nivel superior, reconhecido pelo 

Ministerio de Educagao. 

Procurando sempre dar mais seguranga a populagao, a partir de 29 de 

margo de 1980 introduziu o novo tipo de policiamento urbana denominado Modulo 

Policiai-Militar, que ja serviu como paradigma aos demais Estados da federagao 

dada a sua eficiencia no combate ao crime. 

Outros sistemas de policiamento vern sendo adotados hoje para maior 

garantia da comunidade paranaense e suas organizagoes estao sendo interiorizadas 

cada vez mais. 

A Policia Militar tern conseguido uma atuagao comunitaria e uma 

participagao social, pois atraves do policiamento ostensive, alem da agao da 

prevengao da criminalidade,atraves do Bombeiro Militar, presta servigos de cunho 

social de socorro aos carentes e de salvamento e protegao por ocasiao de desastres 

e calamidades publicas e, merce de sua peculiar estrutura organizacional, reune 

condigoes de continuidade de funcionamento, mesmo quando do colapso de outros 

6rgaos. 

E esta a Corporagao policial-militar que se observa em nossos dias, fiel aos 

ditames da Carta Magna da Nagao e da legislagao federal que definem, de maneira 

clara e precisa, o seu campo de atuagao, estando sempre vigilante e pronta, a toda 

hora, para acionar o policiamento ostensive normal, urbana e rural, bern como, 

preparada tambem para, em qualquer circunstancia, reprimir a subversao da ordem 

ou ameaga de sua erupgao. 

A Policia Militar esta presente e atuante em todas as situagoes para a 

garantia da seguranga do povo paranaense, que assim podera usufruir plenamente 

dos direitos que o regime lhe assegura: explorar as riquezas que a terra lhe oferece 

e viver com os encantos naturais que o Estado lhe apresenta. 

0 fator preponderante que tern contribuido para a realizagao de tais 

objetivos e a disciplina forte e consciente, cuja pratica constante e permanente, foi 

urn poderoso e forte elo de coesao que o impulsiona para todos os sentidos que 

conduzem ao progresso, ao fortalecimento e a grandeza do Parana e do Brasil. 
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4.2 ASPECTOS CONCEITUAIS 

Para analise do problema em questao se faz fundamental o esclarecimento 

de alguns conceitos, sem os quais se tornaria impossivel a conclusao dos estudos. 

Dentre outros, fundamental se faz discutir os conceitos de Comunidade, 

Policia Comunitaria e sua forma de aplicac;ao dentro da corporac;ao. 

4.2.1 Seguranc;a publica 

Em se verificando na historia se observa que, desde a idade primitiva, o 

homem se reunia, buscando o apoio mutuo para sua propria defesa, ja que era 

impossivel faze-la sozinho. 

Apesar da evoluc;ao tanto racional quanto tecnologica, a comunidade na 

comunidade de hoje e impossivel a seguranc;a individual e coletiva como dever do 

proprio homem. 

Hoje nosso ordenamento juridico entrega inteiramente ao Estado a func;ao 

de defesa do cidadao, visto que a ele cabe criar e manter as condigoes de 

seguranc;a do individuo, tanto no aspecto fisico como do seu patrimonio. lsto 

significa assegurar a vida das pessoas na sociedade, resguardando-as da violencia. 

Proteger de violencia o patrimonio publico e privado e garantir o livre 

exercicio da cidadania. 

Para cumprir seu papel, o Estado tera que dispor de instrumentos capazes 

de garantir, ou assegurar este direito aos individuos, os quais estao previstos na 

Constituic;ao Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, que designou o seu 

capitulo 111, como o da seguranc;a publica. 

Ja seu artigo 144 traz os orgaos que o Estado tera para exercer sua func;ao 

perante a sociedade. Com isso, e possivel afirmar-se que a Constituic;ao de 88, 

procurou valorizar o principal aspecto ou elemento da ordem publica, qual seja a 

seguranc;a publica. 

Procurou, ainda, guardar a correta grandeza entre a ordem publica e a 

Seguranc;a Publica, sendo esta exercida em func;ao daquela, como seu aspecto, seu 

elemento, sua causa. 
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A Constituic;ao Federal de 1988 deu tambem dignidade constitucional a 

demais 6rgaos policiais, ate entao inexistentes em termos constitucionais, como a 

Policia Rodoviaria Federal, a Polfcia Ferroviaria Federal e as Policias Civis. 

Em outras palavras, a Carta Magna passou a prever que a seguranc;a 

publica, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo urn 

estado anti-delitual, sera exercida, na Republica Federativa do Brasil pelas Policias 

Federal, Rodoviaria Federal, Ferroviaria Federal, Civis, Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, devendo ser lembradas, por assemelhac;ao, as Guardas 

Municipais, porque integram a previsao do aludido capitulo e art. 144, no seu § 8°. 

Neste capitulo a Constituic;ao estabelece claramente a competencia de cada 

6rgao publico, porem, tambem clareia que a Comunidade deve participar em sua 

auto-defesa, aplicando as soluc;oes que esta a seu alcance. 

Portanto, se pode dizer que Seguranc;a Publica e a garantia pelo Estado, dos 

direitos e liberdades individuais e de protec;ao contra o crime, fundamentado no 

ordenamento juridico da nac;ao. 

Este e urn quesito bastante abrangente, complexo e importante para que se 

deixe o seu enfrentamento apenas nas maos da polfcia. 

Para considerar-se seguro, o individuo tera que, inicialmente, estar 

endogenamente seguro, isto e, ter resolvido os seus problemas de saude, educac;ao, 

de meios de subsistencia, de oportunidade social. Em resumo, livre de temor. 

A policia militar, como 6rgao da administrac;ao publica, presta servic;o publico 

de natureza essencial para seguranc;a individual e coletiva, tendo por objetivo a 

protec;ao das pessoas e dos bens, devendo agir de modo legal para prevenir 

ofensas e direitos individuais e coletivos, auxiliar no cumprimento das regras de 

convivencia legalmente impostas ou admitidas, cooperar para a consecuc;ao dos 

direitos fundamentais e, quando indispensavel, reprimir a pratica de atos a ordem 

constitucional estabelecida. 

A eficiencia policial deve ser avaliada pela capacidade em colaborar para a 

convivencia pacifica das pessoas e dos grupos sociais, assegurando direitos como 

minima possivel de condicionamento e s6 usando da repressao em casas 

excepcionais, de modo legalmente permitido e na medida estrita das necessidades. 
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4.2.2 Comunidade 

0 Termo Comunidade para n6s e aplicado como sendo as pessoas que 

vivem em urn determinado grupo social, podendo ser este grupo o representativo de 

urn bairro ou ate mesmo cidade. 

0 minidicionario da lingua portuguesa de Silveira Bueno nos traz em sua 

pagina 145 que Comunidade e "associaqao de pessoas que tern os mesmos 

objetivos" 

Em busca na Internet, o Site HTTP://wikipedia.org.wiki/comunidade traz o 

conceito como sendo 

"Grupe de pessoas parte de uma sociedade maier, que vivem em 
uma determinada area e mantE~m alguns interesses e caracteristicas 
comuns; Pede ser entendida como um conjunto de seres vivos inter
relacionado que habita um mesmo Iugar. Do ponte de vista da 
ecologia, comunidade- tambem chamada biocenose e a totalidade 
dos organismos vivos que fazer parte do mesmo ecossistema e 
interagem entre si; do ponte de vista da sociologia, uma comunidade 
e um conjunto de pessoas com interesses mutuos que vivem no 
mesmo local e se organizam dentro de um conjunto de normas. Os 
estudantes que vivem no mesmo dormit6rio formam uma 
comunidade, assim como as pessoas que vivem na mesma aldeia, 
cidade ou no mesmo bairro; tambem pede ser entendida como um 
conjunto de pessoas que se relacionam virtualmente atraves do 
Orkut" (HTTP://wikipedia.org - Acesso em: 10 jan 2008.) 

Observa-se que este conceito abrange todo e qualquer grupo de pessoa, 

basta que exista alguma correlagao entre o grupo para se poder chama-lo de 

comunidade. 

4.2.3 Policia 

Quando pronunciada a palavra "policia" imediatamente vern a mente a 

imagem de uma pessoa com fardamento apropriado, com cinto de guarnigao e com 

armamento, a qual tern a responsabilidade de fazer cumprir as ordens e deter as 

pessoas que nos causam algum tipo de lesao, quer fisica ou moral. 

Em se buscando o conceito do vocabulo "policia" encontramos no 

minidicionario da lingua portuguesa de Silveira Bueno, Ed 2001, pag. 493, policia -

Seguranqa publica; patrulha; conjunto das leis que asseguram a ordem publica; a 
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corporagao incumbida de a manter; s. m. individuo pertencente a corporagao policial; 

guarda. 

Em se aprofundando no conceito, tern na Enciclopedia Eletronica da Internet 

Wikipedia, no site http://wikipedia, acessado em data de 10 jan 2008, o seguinte 

conteudo: 

Polfcia e urn vocabulo grego ("politeia") que derivou para o latim 
("politia"), ambos com o mesmo significado: governo de uma cidade, 
administra<;ao, forma de governo. A polfcia e urn 6rgao 
governamental, presente em todos os pafses, cuja fun<;ao e a de 
repressao ao crime e manuten<;ao da ordem publica, atraves do uso 
da for<;a se necessaria, fazendo cumprir a lei. A Polfcia incumbem 
fun<;oes exclusivas como a preven<;ao da criminalidade, bern como a 
de investigar e apurar os delitos cometidos, quando o policiamento 
preventive falha ou seja nao cumpre na integra sua tarefa, 
fornecendo assim subsfdios ao Poder Judiciario para que os 
criminosos sejam devidamente processados, na forma da lei. 
(http://wikipedia, - Acessado em: 10 jan 2008). 

Observa-se pelos conceitos emitidos, a enorme abrangencia do termo, ja, 

voltando ao ambiente da administra<;ao publica, de modo sintetico, CRETELLA 

JUNIOR define o instituto policia como: 

Conjugando-se os elementos que, obrigatoriamente, devem estar 
presentes na estrutura<;ao conceitual - 0 Estado, detentor unico do 
poder de polfcia, tranquilidade publica, condi<;ao indispensavel para 
que os agrupamentos humanos progridam, as restri<;oes jurfdicas a 
liberdade, necessarias para que a a<;ao abusiva de urn nao cause 
embara<;os a a<;ao do outre - e possfvel atingir-se a seguinte 
defini<;ao jurfdica de polfcia: conjunto de poderes coercitivos 
exercidos pelo Estado sobre as atividades do cidadao mediante 
restri<;oes legais impostas a essas atividades, quando abusivas a fim 
de assegurar-se a ordem publica. (CRETELLA JUNIOR, 1999, p.65). 

Pode-se definir claramente que o papel da policia para a popula<;ao esta em 

garantir a seguran<;a de todos os cidadaos a que esta vinculada, tambem se entende 

que cabe ao cidadao quando se sentir amea<;ado de qualquer forma, procurar a 

policia, a qual tera obriga<;ao de solucionar o conflito. 

4.2.4 Policia comunitaria 

Tem-se que a fun<;ao de guarda e garantia de direitos imposta a policia tern 

uma grande abrangencia a qual com o crescimento populacional fica prejudicada 

nos moldes antigos de apenas alocar policiamento em vias, sem qualquer criterio. 
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Os estudos demonstram que a polfcia tern que ser forte, parecer forte para 

s6 entao conseguir confianc;a da comunidade. 

Com a finalidade de atingir tais pressupostos e uma maior integrac;ao com a 

sociedade, surge a Polfcia Comunitaria a qual vai buscar a resoluc;ao dos problemas 

locais e complexos de uma comunidade atraves de reunioes entre entidades, 

associac;oes, polfcias, empresarios, comerciantes, imprensa, politicos e outros, os 

quais todos dentro de suas respectivas competencias tomam medidas necessarias e 

cabiveis para o bern estar geral. 

Polfcia Comunitaria e a aproximac;ao da comunidade com as pessoas que 

devem lhes dar protec;ao e garantias, bern como e o fiel cumprimento do preceito 

constitucional do art.144, que atribui parcela de responsabilidade da seguranc;a para 

todos os cidadaos. 

Na aplicac;ao da polfcia comunitaria, a sociedade avalia seus problemas e os 

aborda de maneira eficaz, permitindo aos 6rgaos de seguranc;a resolver os 

problemas ao inves de ficarem repassando para outros 6rgaos com o fito de 

desvencilhar-se deles. Muitas vezes a sociedade orientada pelos policiais encontra 

as soluc;oes mais simples e mais rapidas possiveis. 

Dentro da PMPR, pela Diretriz no. 002, da PM/3, 2004, existe o 

entendimento de que polfcia comunitaria e a conjugac;ao de todas as forc;as vivas da 

comunidade (a propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as autoridades 

civicas eleitas, as policias todas, as outras instituic;oes e autoridade e a midia), sob a 

coordenac;ao de policiais especialmente designados, no sentido de preservar a 

seguranc;a publica, prevenindo e inibindo os delitos ou adotando as providencias 

para a repressao imediata. Deve ser entendida tambem como uma filosofia de 

atuac;ao da Polfcia Militar, marcada pela intensa participac;ao da comunidade na 

resoluc;ao dos problemas afetos a Seguranc;a Publica. 

Doutrinariamente se tern: a atividade de Polfcia Comunitaria e urn conceito 

mais amplo que abrange todas as atividades voltadas para a soluc;ao dos problemas 

que afetam a seguranc;a de uma determinada comunidade, que devam ser 

praticadas por 6rgaos governamentais ou nao. A Polfcia Comunitaria envolve a 

participac;ao das seis grandes forc;as da sociedade, freqOentemente chamadas de 

"os seis grandes". Sao elas a polfcia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a 

comunidade de neg6cios, outras instituic;oes e a midia. (BONDARUK E SOUZA, 

2003, p. 48). 
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4.2.5 A comunicagao social e a policia militar 

A velocidade das transformagoes do mundo exige constante reflexao sobre o 

futuro das instituigoes, especialmente daquelas que, em contato direto com os 

cidadaos, sofrem as primeiras criticas. 

A Policia Militar, como instituigao publica de protegao e socorro, assimilou 

bern essa nova realidade, em que a criminalidade e vista mais em fungao da 

profilaxia do que como repressao. 

S6 com sensibilidade profissional agugada e com visao de modernidade 

empresarial e que se conseguira o eficaz planejamento ajustado a tais 

circunstancias. 

Nao ha duvidas de que hoje estamos emergindo de uma sociedade industrial 

para uma sociedade de informagao. 

Dentro dessa visao sistematica, e fundamental para a "Empresa" Policial 

Militar interagir com seu ambiente externo geral e com seu ambiente operacional. 

As campanhas publicitarias e as informagoes jornalisticas, com regularidade 

e realidade, mostrando os esforgos desenvolvidos e os resultados alcangados, 

poderao transmitir, aos publicos-alvos, este elemento institucional de politica 

ostensiva e de preservagao da ordem publica. 

A transparemcia de comportamentos e de intengoes que caracteriza a Policia 

Militar necessita ampliar os canais de comunicagoes com a populagao que e a 

usuaria dos servigos, captando seus anseios e recebendo suas criticas, para que 

seja repensado continuamente, seu agir, adequando-o sempre de forma correta e 

eficaz, face a circunstancias existentes e emergentes. 

4.2.6 Comunicagao com a sociedade 

A vida de urn policial dentro da caserna, o coloca na maior parte do tempo, 

em contato com seus pares e superiores hierarquicos, tornando-o uma pessoa tria 

para como trato com a sociedade. 

Trajonowicz, em sua obra diz: 

Os policiais motorizados costumam ver as pessoas nas piores 
situa96es, o que pede leva-los a pensar que todos os que vivem 
numa area tomada pelos crimes e pelas drogas sao maus sujeitos. 
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Ao mesmo tempo, as pessoas honestas que vivem em bairros 
decadentes e que sao vitimas de indignidades, ameac;as e abuses de 
um policial ou que ouvem falar sobre tais incidentes - podem por sua 
vez, etiquetar toda a policia como sendo o inimigo. (TROJONOWICZ, 
1991, p.10). 

lnfelizmente esta linha de raciocfnio e verfdica, se observa dentro da 

caserna o policial que trata todos como se fossem marginais e ainda se ve na 

comunidade, induzida pela mfdia, a generalizac;ao das condutas individuais de maus 

policiais. 

0 policial deve ter urn contato mais direto com o seu publico alvo, alvo no 

sentido de atendimento, de prestac;ao de servic;os, fazendo com que com o passar 

do tempo possa saber distinguir dentro da comunidade as pessoas de boa Indole e 

as que necessitam de auxflio e recuperac;ao. A recfproca tambem e verdadeira por 

parte da comunidade que conhecera o policial no seu trabalho e em sua vida 

particular. 

Para que isso ocorra a integrac;ao e sem duvida nenhuma urn requisite 

essencial e com o passar do tempo a confianc;a se estabelecera, tornando-se o 

policial urn verdadeiro Hder da comunidade. 

Nesse aspecto tem-se as declarac;oes de urn Hder comunitario, citado no 

livro Policiamento Comunitario e Combate sobre a Polfcia de Theodomiro DIAS 

NETO, (2000, p.57): 

As pessoas sao menos antagonicas em relac;ao a Policia do que no 
passado. Ha ainda um sentimento geral de que a policia age de 
maneira estUpida e corrupta, mas e menor a sensac;ao de que o 
policial representa o inimigo. 0 programa de policiamento 
comunitario tem ajudado na reversao deste quadro, porque as 
pessoas prezam o seu policial local. Os policiais comunitarios sao 
capazes de romper a barreira entre policia e comunidade. (Vera 
Institute Of Justice comunity patrol 1989 p.VII-33). 

Na mesma linha de raciocfnio, tem-se a declarac;ao de urn policial 

comunitario da mesma cidade que diz: 

0 fato e que atraves do programa do policiamento comunitario eu 
tive oportunidade de me expor ao publico e perceber que ha pessoas 
que sao positivas em relac;ao a policia ... por outre lado pessoas que 
eram antes negativas passam a ver estes policiais individuais 
tentando ajuda-los e tornam-se mais receptivas a policia.N6s nao 
estamos mais somente arrombando portas ou multando. (IBID, p.ll-
29). 
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lsto tudo mostra que ambos, tanto comunidade quanta policial, estao 

aguardando uma ac;ao mais eficaz e estao receptivos ao projeto, necessitando 

apenas de incentives par parte dos dirigentes maiores, os quais devem preparar o 

terrene e o homem que o aplicara. 

Observa-se que o policiamento comunitario e uma das soluc;oes para os 

problemas da comunidade e necessita de urn grande entrosamento entre policia e 

sociedade. 

4.2.7 A Propaganda institucional para a formac;ao de opiniao publica 

Como guardia da coletividade, a Policia Militar desempenha urn papel 

permanente de herofsmo, de destemor, de solidariedade e esta e a imagem que ela 

deve ter aos olhos do cidadao, a qualquer tempo. 

Oaf a necessidade da propaganda. 

a. A propaganda como a ALMA DO NEGOCIO. 

b. Em linguagem de caserna ela e a ARMA DO NEGOCIO. Uma arma que, 

se usada convenientemente, sempre atinge o alva. 

c. A propaganda e fundamental para entidades ou 6rgaos ou empresas 

publicas, porque ela ajuda a estabelecer uma corrente de simpatia para ligar essa 

entidade ou empresa ao publico. 

d. No caso da Policia Militar, essa corrente nao pode romper-se nunca. E 
indispensavel que a Policia Militar se coloque, aos olhos da populac;ao, como 

essencial a protec;ao da coletividade, contra os marginais, contra aquila que fere a lei 

e/ou coloca em risco a seguranc;a e a integridade dos cidadaos. 

Nao basta que os jornais deem notfcias simpaticas sabre a Policia Militar. 

Nao basta que a Policia Militar seja eficiente todo o tempo. 

E indispensavel usar propaganda, par causa da sua eficiencia da 

propaganda como arma de convencimento. 

Uma notfcia de jorna! morre no dia seguinte. Ela s6 dura enquanto o jornal 

esta "quente". 

Nao da para divulgar exatamente a mesma notfcia todo dia, porque nao tern 

nada mais velho do que notfcia de ontem. 
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Existe uma diferenga entre propaganda e noticia. E esta diferenga e apenas 

de forma e de conceito. 

Uma boa propaganda pode e deve repetir-se indefinidamente, porque ela e 
bonita, agradavel, pela emogao, pela forma plastica, pelo humor, e com isso cumpre 

a sua finalidade: as pessoas gostam e veem de novo, voltam a gostar, tornam a ver. 

Com uma notfcia nao acontece isso. A pessoa viu e pronto. Nao quer saber mais, 

porque a noticia esta dada. 

Engana-se, portanto, quem pensa que a PM/5 e suas P/5 espalhadas pelo 

Estado estao bern cobertas, do ponto de vista de divulgagao, se puderem usar os 

vefculos de comunicagao apenas para notfcias. 

E preciso fazer propaganda. 

E preciso falar insistentemente da eficiencia da Polfcia Militar. 

E preciso falar do treinamento que os soldados recebem. 

E preciso falar da coragem com que eles defendem a sociedade, os 

cidadaos. 

E preciso falar dos bombeiros - esses her6is. 

E preciso falar do trabalho dos policiais de transito, nas cidades e nas 

estradas. 

Enfim, e preciso que a comunidade conhega a Corporagao, para que ela de 

o valor devido aos seus homens. 

lsso, atraves da propaganda, fica mais facil. Fica mais bonito. E acaba 

sendo, portanto, muito mais eficaz. 

E facil imaginar, portanto, a forga que a propaganda pode ter para mostrar a 
populagao como e amiga a Polfcia Militar, como sao amigos e companheiros os 

soldados, como eles trabalham para proteger a vida e o patrimonio das pessoas. 

Portanto, a propaganda sempre da bons resultados, em termos de imagem. 

E nunca deve ser descartada nas relagoes da Polfcia Militar com a comunidade. 

4.2.8 Relagoes Publicas 

Foco principal para opiniao publica esta na maneira como sao divulgadas as 

noticias de urn 6rgao ou uma entidade, por mais que o conteudo seja positivo, a 

forma de sua divulgagao pode acarretar uma avaliagao diversa pela comunidade. 
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Neste contexto F. C. Gilmann, citado por Maura Eustaquia de Oliveira, na 

Revista 0 Alferes, no 18 "E, em grande parte, a atuac;ao baseada no uso inteligente 

dos meios de comunicac;ao, para promover a mutua compreensao e para habilitar o 

publico a ter uma opiniao informada ". (1989, p. 55) 

E ainda, Roger Mucchelli, citado por Maura Eustaquia de Oliveira, na Revista 

0 Alferes, no 18, "E a arte de contato inter-humano, capaz de acolher e de inspirar 

confianc;a"; o "saber-fazer" eo "saber-satisfazer". (1989, p. 55). 

0 expressivo pensamento da Associac;ao Francesa de Relac;oes Publicas, 

citado por Maria Eustaquia de Oliveira, na Revista 0 Alferes, no 18, encontramos 

"Relac;oes Publicas e a atividade e o esforc;o deliberados, planejados e continuos de 

estabelecer e manter compreensao mutua entre uma organizac;ao publica ou privada 

e os seus publicos, quaisquer que eles sejam". "Bien faire et savoir dire" (fazer bern 

e saber dize-lo) (1989, p. 56). 

0 objetivo do trabalho de Relac;oes Publicas de uma organizac;ao e de 

manter o equilibria entre a identidade e a imagem de uma organizac;ao, ou seja 

interagir com o publico que atende da forma com que este esteja esperando. 

A Associac;ao brasileira de relac;oes publicas nos traz o seguinte conceito: 

Rela96es Publicas e a atividade e o esfor9o deliberado, planejado e 
continuo para estabelecer e manter a compreensao mutua entre uma 
institui9ao publica ou privada e os grupos de pessoas a que esteja, 
direta ou indiretamente, ligada 

A maior ambic;ao de urn servic;o de Relac;oes Publicas e tornar a 

organizac;ao, a qual se liga, util e integrada a comunidade e revelar as pessoas 

como isto ocorre. 

Fazer parte integrante de alguma coisa e completa-la. E ser necessaria para 

a sua integridade. E torna-la inteira. 

Herbert Baus, citado por Maria Eustaquia de Oliveira, na Revista 0 Alferes, 

no 18, afirma que "os pianos de relac;ao com a comunidade sao lanc;ados para 

convencer a populac;ao de cada comunidade de que a organizac;ao e parte 

integrante da mesma" (1989, p. 56), mas antes de tudo e fundamental que sua 

conduta corresponda a esse esforc;o. 

Mas, na verdade, alern de tudo isso, Relac;oes Publicas compreendem 

quatro caracterfsticas basicas: uma filosofia de administrac;ao; uma func;ao 
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administrativa; um conjunto de tecnicas de comunicac;ao e a implicac;ao na boa 

impressao que o publico tenha das pessoas ligadas a determinada organizac;ao. 

Como filosofia de administrac;ao, ou seja, da direc;ao maxima, relac;oes 

publicas devem ser uma atitude de espfrito que situe os interesses das pessoas 

acima de todos os assuntos ligados a direc;ao. Segundo esta filosofia, o comando 

das ac;oes e feito com o objetivo de servir, da melhor forma possfvel, aos interesses 

de todas as categorias ou segmentos do publico; seus servidores e respectivas 

famflias, fornecedores, auxiliares e lfderes, a comunidade em geral e a cada 

cidadao. 

Sob esse aspecto, relac;oes publicas tern o objetivo de servir ao interesse 

publico. Os interesses de cada segmento de publico com o qual uma organizac;ao se 

relaciona sao diferentes, mas tern sempre um ponto em comum: sao de natureza 

egofsta. Os policiais, por exemplo, se interessam pela Polfcia Militar porque e af que 

trabalham, tern sua fonte de remunerac;ao e e ela que lhes oferece boas condic;oes 

de servic;o, oportunidades de progredir, considerac;ao e emprego estavel. Em 

sfntese: condic;oes de viver e prover o sustento de suas famflias. 

Sua lealdade, produtividade e dedicac;ao sao fatores intrinsecamente ligados 

a esta situac;ao. Logo, quanto mais suas aspirac;oes e necessidades sao atendidas, 

melhor sua postura e maior o seu compromisso com o trabalho que executam. A 

comunidade espera, por sua vez, que a Polfcia Militar se integre de forma util a sua 

vida, participe de suas atividades importantes, seja sempre presenc;a positiva nos 

momentos de calamidade, perigo ou de dificuldades (nao e por acaso que o Corpo 

de Bombeiros e a Unidade mais querida, simpatica e reconhecida pelas pessoas). 

Os cidadaos, por outro lado, querem da Polfcia a eficiencia na garantia de 

sua seguranc;a e bem-estar na protec;ao do seu patrimonio. (Pergunta-se, entao, por 

que o gigantesco esforc;o das unidades de policiamento ostensivo nao merecem das 

pessoas o mesmo nfvel de simpatia e reconhecimento dedicados ao Corpo de 

Bombeiro?). 

0 papel das Relac;oes Publicas, neste complexo universo de interesses, as 

vezes antagonicos, e, primeiro, o de buscar identificar entre eles algo que possam 

ter em comum e, a partir daf, planejar e desenvolver ac;oes no sentido de harmoniza

los, compatibiliza-los, administra-los, sem a nenhum deles negligenciar, nem 

favorecer especialmente. Ou seja, dentro de uma verdadeira filosofia de relac;oes 

publicas, os responsaveis por esta area devem identificar formas capazes de 
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conduzir a Corporagao a adotar aquele comportamento que segundo Edgar M. 

Queeny, citado por Maria Eustaquia de Oliveira, na Revista 0 Alferes, no 18, "num 

homem e reconhecido como boa moral" (1989, p. 58). 

Na verdade, nao ha diferenga estrutural na razao pela qual alguem se torna 

respeitado e granjeia simpatia da comunidade e os motives pelos quais uma 

organizagao conquista boa reputagao, isto quer dizer, em ultima analise, que e 

necessaria que a organizagao seja INTEGRA para merecer a confianga do publico. 

A segunda func;ao de Relagoes Publicas: a func;ao administrativa, neste 

dominic, a agao de Relagoes Publicas atinge todas as areas e nucleos da 

organizagao e deve permear absolutamente todas as suas agoes, sendo que o seu 

servigo, neste campo, e essencial para obter a boa receptividade das ordens 

emanadas dos comandos, fazendo com que as pessoas percebam e compreendam 

o sentido delas e sua importancia, pais, sabendo de tudo isso, cada comandado 

entendera POR QUE deve obedecer e cumprir melhor o seu compromisso. 

Compreensao e esclarecimento garantem cooperagao mais rapida, 

estimulam a lealdade e confianga nos superiores e ajudam a alcangar a 

subordinagao dos interesses pessoais ao bem-estar coletivo, assim, o papel da 

Relagao Publica e despertar, nos administradores, atenc;ao maior para os aspectos 

humanos das atividades e para a necessidade de conquistar a boa vontade e a 

compreensao daqueles que trabalham juntos, para conferir eficiencia a organizagao. 

Alias, EFICIENCIA e, segundo dados de pesquisa de opiniao publica, tudo o 

que a populagao reclama do servigo publico. 

0 que se pretende e que cada policiai-Militar, compreenda que tern uma 

grande responsabilidade no seu trabalho, que e a de fazer com que cada pessoa 

com quem se relaciona, tenha uma boa impressao da Corporagao a que serve. 

Mas, como foi dito, Relagoes Publicas sao tambem a otimizac;ao do uso 

integrado de urn conjunto de tecnicas de comunicagao. E aqui vale lembrar a 

conceituac;ao dos franceses para Relagoes Publicas Bien faire et savoir dire "Bern 

fazer e saber dizer". 

Urn trabalho de Relagoes Publicas nao se constr6i sabre o nada. E precise 

produzir fatos, agoes, atividades positivas no ambito da organizagao e em favor da 

comunidade e, num momenta seguinte, revelar tudo isso ao publico, ou seja, fazer 

com que o publico tome conhecimento das propostas e realizagoes da organizagao, 

dizer-lhe, permanentemente, como a organizac;ao esta procurando atender as suas 
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expectativas, ou como esta estruturando-se, preparando o seu pessoal e 

modernizando-se para dar conta de seu servic;o, e ainda, dizer tambem, sempre que 

possivel e oportuno, quais sao as suas dificuldades para atingir este objetivo, para 

que a comunidade tambem se questione sabre oportunidades de prestar-lhe ajuda 

solid aria. 

0 apoio do publico vai depender, fundamentalmente, do seu conhecimento 

sabre como e por que a organizac;ao esta trabalhando a seu favor, quais os seus 

problemas e dificuldades e o que esta sendo feito para supera-los. E nisto e 

indispensavel urn inequivoco comprometimento da organizac;ao com a VERDADE. 

Consciente de "por que" e "para que" se dirige aos seus publicos, a 

organizac;ao deve manter abertos os canais de comunicac;ao entre o publico e seu 

comando, para que suas autoridades conhec;am os pontos-de-vista, as atitudes, os 

interesses e as antipatias do publico e possam fixar sua politica de prevenc;ao de 

problemas. 

A informac;ao correta e verdadeira evita boatos, o diz-que-diz, e os rumores 

sem fundamento que, muitas vezes, tantos estragos causam ao conceito das 

organizac;oes desavisadas e devem ser a tonica de seus procedimentos. 

E indispensavel, tambem, estar atento as respostas do publico: 

- Como a organizac;ao tern sido tratada pela imprensa? 

- Como as pessoas tern tratado o Policial Militar? 

- 0 que dizem as pesquisas de opiniao? 

Em Relagoes Publicas, e importante estar atento as respostas, pois, trata-se 

de uma atividade de mio dupla. 

A maioria das pessoas tern curiosidade em saber das coisas que se 

relacionam aos interesses, a sua vida. Entao, se e a comunidade quem paga os 

impastos que sustentam o servic;o publico, e por extensao a PM, ela quer tamar 

conhecimento dos seus avanc;os tecnol6gicos, no preparo dos recursos humanos, 

dos trabalhos realizados, dos resultados alcanc;ados no combate a criminalidade, 

etc., enfim, urn panorama realistico da Policia Militar, do seu trabalho, de suas 

politicas de ac;ao, de suas operagoes, deve ser fornecido, com frequencia, e 

honestamente, aos seus policiais, a comunidade, a imprensa e a todos que tenham 

algo a ver com suas atividades, como os secretaries de Governo, os parlamentares, 
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prefeitos, lideranc;as sindicais, associac;oes de comerciantes e industriais, 

universidades, etc. 

Por outro lado, a eficiencia da comunicac;ao depende da competente 

elaborac;ao da mensagem e da escolha do vefculo adequado para atingir o publico 

desejado, pois, vejamos o caso da Polfcia Militar, especificamente. Para o publico, o 

policial de qualquer batalhao, destacamento ou subunidade e a Policia Militar. 

Logo, se os policiais forem educados, justos, honestos, sinceros e eficientes em seu 

trabalho e em suas relac;oes com as pessoas comuns, o publico atribuira estas 

mesmas virtudes e caracterfsticas a Corporac;ao. Da mesma forma, se o policial e 

mal educado, injusto, desonesto, corrupto e ineficiente, o publico transfere estes 

atributos a Corporac;ao como um todo. Dai a fundamental importancia de um born 

servic;o de recrutamento de pessoal, capaz de selecionar gente adequada as 

func;oes que ira exercer. Nota-se, portanto, que investir em recursos humanos 

produz retornos altamente compensadores, em varios setores, inclusive na gerac;ao 

de confianc;a e credibilidade. 

0 publico percebe e aceita as palavras, atitudes e atos de um policial, antes 

de acolher o que os seus comandantes possam dizer ou fazer. Logo, um programa 

de Relac;oes Publicas s6 tern consistencia, quando comec;a por trabalhar as pessoas 

que compoem a organizac;ao. Se estas pessoas agirem corretamente, elevam o 

conceito de sua organizac;ao perante o publico; caso contrario, arrufnam-no e nao ha 

campanha de persuasao capaz de reverter a verdade contida nos FATOS. 

Nao ha diferenc;a substancial entre o jeito de uma pessoa exteriorizar uma 

personalidade agradavel e respeitavel e o modo de uma organizac;ao revelar a sua 

maneira de ser, a sua alma. 

Respeito pelos direitos alheios, no caso da Polfcia, ate pelos direitos dos 

marginais - compostura, integridade, Indole amavel e educac;ao sao trac;os que 

evidenciam um indivfduo de boa personalidade e, tambem, tornam respeitavel e 

confiavel uma organizac;ao. 

Um policial deve, por isto mesmo, conhecer bern a Polfcia Militar, sua 

organizac;ao e contribuic;oes para o bem-estar publico. Saber diferenciar rigor e 

eficiencia de arbitrariedade e abuso de poder e violencia gratuita e dispensavel. 

Deve-se levar em considerac;ao, que todo o esforc;o de Relac;oes Publicas 

objetiva a formac;ao de uma opiniao favoravel, informada e positiva sobre a 

organizac;ao, isto e, ganhar a confianc;a da Opiniao Publica, pois, como disse 
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Maquiavel : "E ao povo que importa merecer o afeto, pois ele e o mais forte e o mais 

poderoso". E ainda porque, segundo Rousseau, "e atraves das opinioes que se torna 

possfvel governar as paixoes dos homens". 

4.2.9 Aspectos sociais 

0 que mais assusta a sociedade nos dias de hoje e inegavelmente o 

aumento da criminalidade, quer seja pela quantidade de casos ou quer seja pela 

gravidade e forma com que acontecem os delitos, cada vez mais violentos e 

ameac;adores. 

Quando indagados de qual a soluc;ao ao problema, sem sombra de duvidas, 

todos olham para as polfcias como se elas fossem os verdadeiros culpados pelo 

acrescimo da violencia, cobrando medidas para reduc;ao imediata dos delitos, 

esquecendo-se que o criminoso nao se forma da noite para o dia, existem diversos 

fatores que contribuem para isso e devem ser combatidos. 

0 homem e urn reflexo do meio em que vive. 

Atuando no seu meio social, o homem produz a verdade, construfda atraves 

da interac;ao. Nao por que seja urn ser identificadamente social, mas e atraves dele 

que as instituic;oes se transformam e se consolidam, com o resultado de sua 

atividade criadora. 

Projetando e interagindo, ele participa de urn processo global que imprime a 
realidade que o cerca uma determinada configurac;ao. Sendo assim urn ser social e 

na sociedade que o homem se completa, e completa a sociedade. 

Portanto, o homem e produto da cultura e tambem urn trabalhador cultural, a 
medida que cristaliza suas normas, padroes e valores sociais, ordenando seu 

comportamento, conferindo sentido a sua vida. 

0 homem continua sendo muito fragil e de facil manipulac;ao, sujeito a varios 

riscos. As instituic;oes continuam sendo, em decorrencia, quase sempre, o produto 

intencional de seus interesses individuais ou grupais, inseridas num sistema de 

normas que regulam o seu comportamento. Num contexto social, o homem ocupa 

espac;os e papeis diferentes, interagindo-se em torno de objetivos comuns, com 

crenc;as e ac;oes comuns. 
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Assim, de maneira visivel, se pode dizer que voltamos ao Conhece-te a ti 

mesmo que ainda e, sabiamente, a primeira palavra que nos descortina os 

horizontes a serem vencidos, aqui considerado o que os outros nos revelam a 

respeito de n6s pr6prios, o papel que nos atribuem e aquele que efetivamente 

assumimos. 

Decorre dai, que as institui<;6es, em sua grande maioria, tendem a se voltar 

para dentro, atuando em torno de objetivos internos, implementando o auto

consume, perdendo, em conseqOencia, uma grande potencialidade na busca dos 

seus objetivos finalisticos. Assim procedendo, vinculam-se invariavelmente a 

ideologia politica dominante, oriunda do Estado, as quais se consolidam. Neste 

processo o homem deixa de participar efetivamente das decis6es essenciais, que 

lhes sao pertinentes. 

E preciso repensar que a sociedade durante milhares de anos foi agricola, 

pastoril e rural, tendo, de maneira abrupta, se tornado urbana e industrial, criando 

confusao, pressao e tensao. 

A Revolugao Industrial do seculo XVIII trouxe, em seu bojo, as 

conseqOencias pr6prias da fragilidade das estruturas sociais criadas. Tal 

transforma<;ao das instituig6es, a partir do seculo XVIII aumentou a desprote<;ao, 

recalcou a inseguran<;a, marginalizou uma grande parcela social e incapacitou 

potencialmente varias forgas produtoras sociais. 

Gada nagao, cada povo, cada segmento social, atraves das instituigoes, ao 

mesmo tempo em que criam o seu modo de existir social, organizam tambem a 

forma de participagao dos individuos nos destinos do grupo. A partir do momenta 

em que se legitima a agao da organiza<;ao pela efetiva participa<;ao da sociedade no 

processo de decisao, que resultara no desenvolvimento de mecanismos que visem o 

bem-comum, tendo o homem como agente social de mudangas e centro dos 

interesses de urn sistema de defesa social. 

Sabe-se que as muta<;6es sociais sao uma constante procura de 

desenvolvimento, a busca de novas experiencias e expectativa de mudangas 

institucionais, com a participagao efetiva dos diversos segmentos sociais, tendo 

como suporte e fim o atendimento aos anseios e aspira<;6es populares. 

Neste contexto, avolumam-se os questionamentos sabre institui<;6es, nao 

quanta a sua existencia, mas quanta a finalidade social, a eficiencia e a eficacia de 

sua a<;6es. 
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Portanto, e necessaria que as instituigoes, pela conformagao polftica advinda 

do Estado, permitam que os indivfduos proclamem seus interesses e necessidades 

comuns, mesmo por que a melhoria da qualidade de vida e a elevagao do bem-estar 

social sao anseios e aspiragoes legftimas, inerentes a todo ser humano. 

A participagao do homem na sociedade reflete a sua necessidade de realizar 

estas aspiragoes, qualquer que seja o seu grau, significado ou dimensao almejado. 

Assim e que a sobrevivencia do homem, no contexto social, esta 

dependente da existencia e preservagao de uma eficiente organizagao social 

caracterizada pelo estabelecimento de urn sistema social que permita aos seus 

componentes a sobrevivencia com sujeigao as normas, aos padroes sociais, 

entendidos como: necessaries, desejaveis e toleraveis. 

0 ponto de equilfbrio esta no controle das tensoes e no grau de integragao 

dos seus componentes, no tocante aos costumes, as instituigoes, modos de vida, 

crengas, valores e instrumentos s6cio-culturais. Em princfpio, como axioma 

indiscutfvel, sabe-se que nenhum organismo sobrevive sem equilfbrio. A 

comunidade e urn organismo e o homem o seu fator de equilfbrio. Porem, este, para 

manter seu equilfbrio pessoal e concorrer para o equilfbrio do todo comunitario, 

necessita de seguranga. Alem de fator de equilfbrio e o homem o centro dos 

interesses do sistema social, sendo necessaria, para sua efetiva sobrevivencia, a 

certeza de sua seguranga, sob todos os aspectos. 

E valido ressaltar que os anseios e aspiragoes da comunidade devem 

adequar-se as atividades dos 6rgaos publicos, buscando-se, em ultima analise, 0 

bem-estar social. 

Destaque-se a intimidade das aspiragoes e dos anseios as necessidades 

fundamentais do homem, de ordem fisiol6gica, de seguranga, de aceitagao e de 

afeto, de respeito e reconhecimento e de auto-realizagao. 

ldentifica na base da piramide a necessidade de seguranga e uma 

necessidade de preservagao, e cada comunidade tende a dar respostas as suas 

necessidades de maneiras diferentes. 

Portanto, e importante que haja identidade de prop6sitos, cooperagao mutua 

e evolugao harmoniosa entre as instituigoes e a comunidade. As instituigoes tern de 

ser consideradas e sentidas como sendo a tessitura do proprio organismo social a 

que pertencem, e assim considerarem-se. 
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4.2.1 0 Percepc;ao social 

A Corporac;ao sempre primou pelo cumprimento com exito de sua missao 

institucional. Suas ac;oes sao o produto de demorado amadurecimento, avaliac;ao 

criteriosa de suas potencialidades, da conjuntura predominante no contexto social. 

Seus atos tern a perenidade de sua destinac;ao legal, dentro dos seus objetivos 

finalisticos, que se suportam no atendimento as necessidades de seguranc;a da 

comunidade. 

No entanto, apesar de todo o esforc;o, permanece uma latente sensac;ao de 

inseguranc;a na comunidade, ocupando espac;os sociais, conduzindo o homem a 

inac;ao. Permanece uma constante na vida cotidiana, representada pela agressao 

potencial a vida humana, ao patrimonio, a integridade fisica e psicol6gica, aos 

direitos da pessoa humana. Nao ha controle nem mecanismos eficientes. Nao ha 

norma jurfdica suficientemente severa para conter a violencia. 

A Corporac;ao no combate a criminalidade tern empregado todas as suas 

energias e envidado todos os seus esforc;os. Nao tern conhecido limites, exceto a 

norma jurfdica. 

lntegrada a comunidade, torna-se a Polfcia Militar urn desaguadouro dos 

anseios e aspirac;oes, das frustrac;oes do meio social, acentuando sua importancia 

junto a comunidade devido a profunda participac;ao no contexto social. 

Portanto, a Corporac;ao e uma componente social, responsavel pela 

seguranc;a publica da comunidade a qual faz parte, e sua atividade primordial e 
proteger, socorrer e reconduzir a tranqOilidade, impedindo que haja o surgimento de 

conflito e tendo como prop6sito final alcanc;ar e manter o estado ideal de 

tranqOilidade publica. 

A Corporac;ao, na conjuntura atual de transformac;oes profundas, para 

consecuc;ao der seus objetivos, sensibiliza ou procura sensibilizar governantes e 

governados, assume uma posic;ao coerente, moderna e analftica dos anseios e 

aspirac;oes dos diversos segmentos sociais. 

Permanece, no entanto, a necessidade de auscultar, efetivamente, os 

interesses daqueles que usufruem de sua protec;ao, a partir do momento que busca 

suporte para suas ac;oes, criando clima adequado a urn ambiente de seguranya e 

tranqOilidade, capaz de preencher os espac;os ocupados pela perniciosa sfndrome 
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da inseguranc;a, consolidando apoio e colaborac;ao solidarios da comunidade, 

imprescindiveis aos seus atos e ac;oes. 

E preciso que o hoje inseguro cidadao sinta presente a ac;ao da Corporac;ao; 

que seja informado permanente e oportunamente sobre o trabalho que se 

desenvolve; que participe efetivamente dos problemas que lhe dizem respeito e das 

formas de soluciona-los. 

A Corporac;ao tera assim ocupado os espac;os, somando compreensao e 

aceitac;ao, alem da co-responsabilidade do cidadao. 

Em func;ao do maior ou menor grau de informac;oes e da necessaria 

participac;ao comunitaria, estara compreendida a confianc;a e a solidariedade para 

com os objetivos da instituic;ao Policiai-Militar. 

Ocorre mais uma vez a preocupac;ao com a incessante atividade que a 

Corporac;ao desenvolve, da constante busca de aperfeic;oamento de suas ac;oes, de 

sua relevante posic;ao social, e do grau de modernizac;ao e desempenho atingidos, 

direcionados em func;ao da qualidade de seu trabalho. 

E preciso somar a esses componentes a participac;ao da comunidade na 

identificac;ao correta de seus anseios e aspirac;oes de suas necessidades e 

frustrac;oes, do jufzo do valor social que se faz da Corporac;ao, da imagem real da 

instituic;ao perante todos os segmentos sociais. 

Ha que se questionar, portanto, a participac;ao da comunidade no esforc;o da 

Corporac;ao no combate a criminalidade, a partir do fato de que a legitimac;ao das 

ac;oes da Poll cia Militar tern suporte no publico usuario, no caso, toda a comunidade. 

Desperta-se, tambem, quanto a observac;ao de que a eficiencia e a eficacia 

das ac;oes da Policia Militar estao em func;ao de a comunidade legitimar seus atos, 

no trabalho de seguranc;a publica. 

Portanto, alinham-se os prop6sitos ao buscar resposta para o seguinte 

aspecto: 

A legitimidade das ac;oes policiais esta em func;ao direta do atendimento aos 

anseios e aspirac;oes de seguranc;a da comunidade? 

Evidenciou-se que cada segmento social organiza sua participac;ao nos 

destinos do grupo, co-participando, influindo e co-responsabilizando-se para atingir o 

bem-estar social. A eficiencia e a eficacia da Corporac;ao nao se desenvolvem 

apenas no que se refere aos aspectos internos de aperfeic;oamento dos seus 

quadros de pessoal, no melhor recrutamento, no preparo e na formac;ao do homem, 



49 

enfim, em todo esse esforgo interne visando proporcionar o maximo de condigoes 

profissionais aos seus integrantes, para alcangar-se a tranquilidade publica, mas 

tambem, e, sobretudo, na superagao dos obstaculos que visem atender as 

necessidades de seguranga da comunidade, diminuindo tensoes e pressoes sociais, 

proporcionando o completamento do vazio da inseguranga latente no cidadao, 

criando clima propfcio a paz e a tranquilidade publica. 

Clareia-se, assim, a essencia da preocupagao: 

A Polfcia Militar e percebida como uma instituigao que proporciona, 

efetivamente, seguranga ao cidadao, criando urn clima de tranquilidade publica 

atraves de suas agoes de policiamento ostensive, ou a inseguranga permanece 

latente na rotina diaria das pessoas? e por que persiste a inseguranga se a 

comparagao exaure ao maximo seus esforgos para proporcionar seguranga? 

Mais ainda, questiona-se: 

Qual a imagem real da corporagao perante a comunidade? Seu trabalho e 

reconhecido, seus esforgos sao proclamados? 

Sabe-se que os acontecimentos tern sempre causa. 

0 ambiente de seguranga que se instaurou e se mantem em nosso Estado 

tern causas variadas. Uma delas e, sem duvida, a presenga da Polfcia Militar do 

Parana, instituigao permanente, que deixando suas rafzes nas mais remotas eras 

coloniais manteve, ao correr dos seculos, intactas suas caracterfsticas de Polfcia de 

Manutengao da Ordem Publica, com larga atuagao em todo o Estado. 

As razoes de sua perenidade devem ser buscadas na fidelidade a sua 

destinagao legal e no zelo her6ico com que anelou por atingir, ao Iongo dos seculos, 

os objetivos finalfsticos, definidos como aspiragoes e interesses supremos que 

constituem a razao de ser da instituigao. 

Nao e diffcil deduzir esses objetivos permanentes, de vez que a nossa 

hist6ria e plena de fatos que OS evidenciam. 

A sua enumeragao e quase uma redundancia, pais, o seu valor e grande 

demais para que nao os decline de cor. Ainda assim, e born expo-los: 

1) Exercfcio da Manutengao da Ordem Publica, entendida como atividade 

publica civil de protegao e socorro; 

2) Manutengao da estrutura militar, calcada na hierarquia e na disciplina, 

resultante de valores pr6prios, sedimentados em etica, pedagogia, ordenamento 

jurfdico e tecnica peculiares; 
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3) Preservac;ao do passado her6ico, como fonte de inspirac;ao e base 

doutrinaria; 

4) Culto aos valores da nacionalidade e sintonia com suas aspirac;oes de 

justic;a, progresso, ordem, paz e liberdade; 

5) Profissionalizac;ao; 

6) Busca da eficiemcia e da eficacia; 

7) Operacionalidade; 

8) Moralidade, que nos leva, no ambito interno, a jamais transigir com o mau 

profissional, a jamais compactuar com o erro fazendo prevalecer, acima de qualquer 

outro interesse, o dever policial-militar; 

9) Desprendimento 

10) Cultura e vigor "fisico". 

Constitui-se uma preocupac;ao dos administradores publicos a adequac;ao 

das atividades aos anseios e expectativas dos cidadaos, buscando a constante 

evoluc;ao em func;ao do bem-estar social. 

A consolidac;ao da instituic;ao policial-militar no seio social passa, 

efetivamente, pela opiniao publica, que condiciona a sua eficiencia e eficacia a 

multiplicidade de fatores que determinam o equilfbrio social, beneficiando a 

tranqOilidade e garantindo a permanencia inc61ume da instituic;ao. E preciso em 

efetivo conhecimento por parte da comunidade da dimensao dos obstaculos e 

problemas que envolvam as ac;oes da Polfcia Militar e, tal aspecto, deve estar 

contido nos planejamentos das atividades da Corporac;ao, condicionando o 

conhecimento e a difusao dessas atividades e seus resultados a uma visao 

sistemica da Corporac;ao. 

Os objetivos finalisticos da Corporac;ao devem retratar a manifestac;ao da 

coletividade, indo de encontro aos seus interesses, evitando-se distorc;oes que 

incompatibilizem e tornam in6cuo o trabalho em favor da comunidade. 

As respostas as indagac;oes proporcionam uma visao real da imagem da 

Corporac;ao, colocando em destaque seus componentes. 

Admite-se que, de inicio, nao se tinha a certeza de pertinemcia do objetivo e 

de como atingi-lo, ate que, delineado, revelou-se preocupante, pelo vazio existente, 

evidenciado pela ausencia de pesquisa na area, aumentando ainda mais a 

importancia e a necessidade de bern definf-lo e conclui-lo, nao s6 por ser urn estudo 
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precursor, mas tambem pelo impacto que podera ter nas politicas futuras da 

Corporac;ao. 

E fundamental a importancia do esforc;o para a analise da instituic;ao como 

6rgao responsavel pela Manutenc;ao da Ordem Publica e seu relacionamento com a 

comunidade que serve, pois, do vertice policia-sociedade se originam multiplos 

aspectos, por si s6 complexos, que compoem a imagem da Corporac;ao e dao 

suporte as suas ac;oes. 

Em politicas do Comandante Geral PMMG diagn6sticos, pressupostos, 

diretrizes, se tern: 

Nao se entende, pois, que a Polfcia Militar nao busque uma maior 
integrac;ao com a comunidade, junto a qual deve criar urn ambients 
de seguranc;a e tranquilidade, capaz de satisfazer a necessidade que 
ela tern e protec;ao e socorro. (0 Alferes, no 9, 1986, p. 46) 

0 estudo explorat6rio se constitui em mais urn esforc;o somado ao trabalho 

que a Corporac;ao desenvolve visando a melhor prestac;ao de servic;o, para 

atendimento aos objetivos finalisticos de sua existencia. 

Sendo explorat6rio, o estudo impede grandes possibilidades de 

generalizac;ao das conclusoes para outras populac;oes. Ademais, nao permite 

inferencias que seriam exigfveis sob o ponto de vista metodol6gico. A opc;ao que se 

faz no uso do questionario-padrao, no entanto, minimiza urn pouco essa fragilidade, 

na medida em que permite a comparabilidade das respostas e a padronizac;ao da 

analise. 

Por ser explorat6rio, preliminar, constitui-se urn primeiro passo, na 

identificac;ao das necessidades da comunidade quanto a seguranc;a publica, sua 

sensibilizac;ao para a participac;ao na soluc;ao dos problemas. Mesmo nao permitindo 

conclusoes definitivas, busca uma identificac;ao de imagem da Corporac;ao, 

conveniente para o estabelecimento de ac;oes posteriores. 

No decorrer da pesquisa, transpareceu a preocupac;ao de avaliar os 

condicionantes subjetivos da ac;ao da Corporac;ao junto a comunidade, nos seus 

aspectos individuais e coletivos e a influencia desses fatores na eficiencia e na 

eficacia da ac;ao policial. 

Sabe-se, que no desempenho diario do trabalho de seguranc;a, a Policia 

Militar tern se preocupado fundamentalmente com o aspecto objetivo da ac;ao 
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policial, inibindo a vontade e criando obstaculos as oportunidades de se delinquir, 

bern como, reprimindo e coibindo o cometimento de crimes. 

Sabe-se, ainda, da impossibilidade atual da agao harmonica dos diversos 

6rgaos do sistema de defesa social, dificultando a identificagao de causas e efeitos 

da criminalidade. 

Problemas sociais e economicos de toda ordem recrudesceram nas duas 

(Jitimas decadas, elevando OS indices de criminal idade, principalmente nos grandes 

centros, onde se manifestam com mais intensidade. 

No bojo dos problemas avultados, emergiram algumas provaveis causas: a 

migragao interna; a proliferagao dos bolsoes de vicios; o desemprego; o uso dos 

t6xicos; a superpopulagao das grandes metr6poles; a inversao dos valores sociais e, 

preponderantemente, a deficiencia generalizada dos 6rgaos de defesa social. 

Como provaveis efeitos ou consequencias se veem a figura do menor 

carente, o favelado, a vadiagem, a prostituigao infantil, a corrupgao eo crime. 

Tais fenomenos provocaram uma gama enorme de questoes de ordem 

social, pressoes e tensoes na faixa da seguranga publica, que se agravam e 

ampliam as taxas de comportamentos desviados. 

As instituigoes, as quais compete o controle social, estao afetadas e 

debilitadas pelas crises decorrentes das grandes transformagoes sociais, e, alem 

disso, os poderes normativos estao restritos. Ha uma forte tendencia ao aumento 

sempre crescente do numero de transgressoes as normas sociais. 
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5 DOUTRINA DE POLiCIA COMUNITARIA 

5.1 OBSTACULOS PARA IMPLANTACAO 

BONDARUK E SOUZA, (2003, p.45 a 46), trazem alguns dos obstaculos 

comuns observados durante a implantac;ao de urn projeto de Polfcia Comunitaria, 

sendo eles os seguintes: 

- Risco de externalidades organizacionais: influencias externas ao trabalho 

da polfcia fazem com que decisoes tecnicas deem Iugar a decisoes baseadas em 

interesses externos ao servic;o policial, principalmente de carater politico; 

- Polfcia e seguranc;a: questao eleitoral. Como tradic;ao cultural, a questao de 

seguranc;a publica e tratada muitas vezes de forma a meramente angariar votos para 

determinado partido ou candidato, do que decorrem sistemas absolutamente 

inocuos para a seguranc;a publica, servindo estes apenas para o aproveitamento 

eleitoreiro de alguns setores politicos. 

- Descredito da populac;ao no sistema policial como urn todo: por ser a face 

mais visfvel do Estado, a polfcia enfrenta o problema de ser responsabilizadas pela 

maioria dos problemas que afetam a Nac;ao, mesmo que tais problemas nao sejam 

especificamente de Seguranc;a Publica. Assim a deficiencia nao soda propria Polfcia 

mas do Poder Judiciario, do Sistema Prisional, do planejamento governamental, 

entre outros acaba sendo imputada a primeira, o que faz com que a comunidade 

tenha muita resistencia em colaborar na soluc;ao dos problemas; tambem a 

sequencia historica de sistemas de policiamento "de fachada", freqOentemente 

surgidos em epocas de campanhas eleitorais, impostos a Polfcia Militar por altos 

escaloes de governo, os quais visavam obter urn alto fndice de credibilidade da 

populac;ao em pouco tempo, sem que a sua manutenc;ao por perfodo mais 

prolongado fosse viavel, posto que foram concebidos de forma imaginaria, num 

plano perfeito, mas muitos distantes da realidade, por engenheiros, arquitetos, 

nunca por policiais, acabaram em retumbante fracasso, aumentando os indices de 

criminalidade ao inves de reduzf-los e deprimindo a imagem da polfcia e do proprio 

governo; 

- A tradicional cultura do povo brasileiro de se envolver na soluc;ao de 

problemas apenas quando em grave crise, fazendo com que seja diffcil se obter 
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apoio e iniciativas individuais da comunidade para a resolugao de tais problemas, 

bern como a subita e inadvertida retirada de apoio, sempre que a situagao melhora. 

- Tambem faz parte da cultura do povo brasileiro pedir apoio da policia para 

todo e qualquer tipo de problema, sem antes tentar resolve-lo de outra forma, o que 

produz uma sobrecarga de trabalho ao servigo policial, que envolvido com 

problemas menores (transporte de parturientes, transporte de doentes em 

emergencia entre outros) acaba por vezes deixando de atender ocorrencias que 

realmente necessitam de intervengao policial. 

- Difusao de mitos na populagao e na propria polfcia que dificultam a 

mudanga cultural e reduzem a eficiencia do servigo policial, geram 

descontentamento entre os usuaries do sistema e desmotivagao para o policial, 

trazem graves prejuizos a relagao custo-beneficio de investimentos feitos na area de 

Seguranga Publica, entre outros. Entre tais mitos destacamos: 

- "A policia dos numeros": ha uma tendencia de que a policia tenha como 

referendal de produtividade apenas altos numeros de agoes realizadas: numero de 

pessoas presas, numero de operagoes realizadas, numero de veiculos vistoriados, 

enquanto ficam em segundo plano avaliagoes sobre a redugao ou nao de indices de 

violencia e criminalidade; 

-"A fungao da polfcia e prender bandidos", "bandido borne bandido morto": 

ha uma impressao de que a polfcia deve exclusivamente agir de forma repressiva e 

de que quanto mais ela prende ou mata, tanto mais esta sendo eficiente. Assim se 

dara enfase as unidades especializadas (como RONE, ROTA, COE, GATE) as quais 

sao eminentemente repressivas e se dara menos suporte as unidades de area e 

agoes preventivas; 

-"Os direitos humanos atrapalham o trabalho da policia": ha uma sensagao 

de que a valorizagao dos direitos humanas reduz o poder da policia ou a torna 

menos eficiente; 

-"Politica de seguranga = efetivo, viatura, armamento e munigao": a 

percepgao de que para resolver os problemas de Seguranga Publica basta apenas 

comprar mais viaturas armamento e munigao e contratar mais policiais, que todo o 

restante se resolvera por decorrencia disto. 
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A confusao existente entre os termos policia comunitaria e policiamento 

comunitario faz com se pense serem ambos sinonimos e poderem ser trocados 

indistintamente urn pelo outro. E isto e, na verdade, uma grande impropriedade 

ecnica porque embora estejam intimamente relacionados, ha distinc;oes marcantes 

entre ambos. 

5.3 POLfCIA COMUNITARIA 

A atividade de Policia Comunitaria e urn conceito amplo que abrange todas 

as atividades voltadas para a soluc;ao dos problemas que afetam a seguranc;a de 

uma determinada comunidade, as quais devem ser praticadas por 6rgao 

governamentais ou nao. A Pollcia Comunitaria envolve a participac;ao das seis 

grandes forc;as da sociedade, frequentemente chamadas de "os seis grandes". Sao 

eles a pollcia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, 

outras instituic;oes e a mfdia. 

5.4 POLICIAMENTO COMUNITARIO 

E uma atividade especffica da polfcia, compreendendo todas as ac;oes 

policiais decorrentes desta estrategia. Oeste conceito decorrem os principios do 

policiamento comunitario, descritos a seguir: 

• 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 polfcia, na 

busca de soluc;oes para os altos indices de criminalidade, contabilizados 

hoje; 

• 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 

urbano, passam necessariamente por urn trabalho conjunto, onde a 
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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; 

• Policiamento descentralizado e personalizado; Atraves de urn contato 

pessoal e direto do policial comunitario, diariamente com as pessoas da 

comunidade, e prestado urn servic;o personalizado e adaptado para a 

necessidade de cada cidadao que recorre ao servic;o 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; 

• Resoluc;ao preventiva de problemas a curto e a Iongo prazo; 0 trabalho 

do policial comunitario vai muito alem do mero atendimento reativo de 

ocorrencias policiais. Em seus contatos diarios com a comunidade, com 

criatividade e ajuda desta mesma comunidade, o policial encontra 

soluc;oes 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 curto e no Iongo 

prazo as conseqOencias de tais problemas; 

• Etica, legalidade, responsabilidade e confianc;a; 0 policiamento 

comunitario se ap6ia numa relac;ao de confianc;a estabelecida e 

fortalecida aos poucos entre povo e polfcia. Tambem a fixac;ao do 

policial a urn determinado espac;o geografico fara com que atitudes 

ilegais ou arbitrarias nao sejam por ele praticadas posto que e conhecido 

de todos, o que reforc;a a importancia da atuac;ao do policial de Unidade 

de Area sobre o policial de Unidade Especializada, que anonimo e 

desconectado dos problemas daquela comunidade, nao tera o mesmo 

cuidado no atendimento de ocorrencias policiais. lsto despertara no 

policial comunitario cada vez mais urn sentimento de respeito a Etica do 

servic;o policial. Da mesma forma os integrantes da comunidade, 

principalmente jovens, por quem o Policiamento Comunitario tern 

especial atenc;ao, se sentirao induzidos a proceder com 

responsabilidade dentro da legalidade posto que sao conhecidos 

pessoalmente pelo policial; 
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• E:xtensao do mandato policial; 0 policial comunitario e:xtrapola a sua 

func;:ao predominantemente reativa, atuando mais preventivamente. A 

reatividade e a forc;:a repressiva de qualquer policial permanecem no 

policial comunitario, posto que sao indispensaveis, mas estas deixam de 

sera tonica da vivencia profissional policial-militar; 

• 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, velhos, 

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

pessoas mais vulneraveis e menos assistidas dentro do tecido social; 

• Criatividade e apoios basicos; Sem esquecer os beneffcios 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; 

• Mudanc;:a interna; A implantac;:ao desta filosofia de policiamento 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 beneflcios do trabalho feito ate agora pelas 

Corporac;:oes envolvidas, busca-se atrair e convencer seus integrantes 

de que uma nova e revitalizada estrategia de atendimento a comunidade 

urge ser implementada; 

• 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 Seguranga Publica apontam para a esperanc;:a de urn futuro 

melhor para todos. SENASP (2007, p. 46) 

5.5 ASPECTOS A SEREM ATINGIDOS: 

• Presen~a real do policiamento ostensivo 
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Como fator inibidor de vontades-delinqi.iencia, o melhor patrulhamento 

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

• Decisio conjunta 

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

dessa presenc.;:a; para tanto, o Comandante devera reunir-se, no minima, uma vez 

por mes com as lideranc.;:as do bairro e discutir os problemas. 

• Base fisica como suporte do policiamento comunitario 

0 Posta de Policiamento Ostensivo (PPO) 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, o PPO torna-se urn 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 seguranc.;:a. 0 PPO 

tern urn comandante. Passa a existir alguem para discutir os problemas no proprio 

bairro. 

• Nova atitude social 

Permanentemente deve-se conscientizar os policiais comunitarios e os 

moradores do bairro, para que busquem a soma de esforc.;:os, para a mesma 

finalidade que e a prevenc.;:ao. 

0 Policiamento Comunitario e mais preventivo e educativo. Pessoas 

educadas sao amigas da Lei e da Ordem. 

• Compromisso como bairro 

Os PM sao patrulheiros comunitarios do bairro e nao "plantoes" ou 

protetores das instalac.;:oes do "quartel''. 

• Prote~io ao inocente 

Antes da prisao do culpado. As prisoes de nosso Estado estao abarrotadas. 

0 Judiciario nao consegue julgar todos os delinqi.ientes. Delegados nao conseguem 

apurar todos os crimes. A ocorrencia de urn crime custa muito caro. Evitar crimes e 

mais barato do que prender o criminoso. 

• Procedimentos preventivos e nio repressivos no bairro 
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Policial comunitario nao deve participar de "batidas-policiais" e de "Blitz", tal 

como se fossem dais pratos de uma mesma balanga, 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 "Blitz" esta essencialmente voltado para a 

"pronta restauragao" que implica em abordagens, imobilizagao, identificagao, 

buscas, apreensoes e prisoes - retirando-se em seguida, sem maiores explicagoes. 

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

• Compromisso como momento presente 

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 Polfcia 

Militar. 

5.6 COMPARA<;AO ENTRE 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO E 0 
POLICIAMENTO TRADICIONAL 

A~io PM Policiamento Tradicional Policiamento Comunitirio 

Bairros de atua~o Varies Sempre no mesmo 

Conhecimento do PM Policial e anonimo Policial conhecido 

Participa9ao da comunidade Baixo grau Alto grau 

Preven9ao Polfcia reativa Polfcia proativa 

Poder de decisao Policial e mero executor Policial e o chefe local 

lniciativa de a96es Centralizada Descentralizada 

Unidades PM de enfase Unidades especializadas Unidades de area 

Motiva9ao policial Menor nfvel Maier nfvel 

Tipo de autoridade lmposta Coopera9ao e criatividade 

Coleta de informa96es Tipo alcaguetes Tipo cidadaos engajados 

Tipo de policiamento lntimida9ao La9os de confian9a 

Atendimento de ocorrencia Ap6s ocorrida Solu9ao dos problemas pela 

integra9ao ativa 

Estatfstica Generaliza9ao de numeros Qualidade e resultados 

Necessidades lndicadas pela polfcia lndicadas pela comunidade 

Redu9ao do crime Carencia Redu9ao do medo do crime 

Fonte: BONDARUK E SOUZA, (2003, p. 54) 
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5.7 OS NOVE "P" DO POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Pela filosofia do policiamento comunitario o mesmo policial patrulha e 

trabalha em uma mesma base, fazendo parceria com os cidadaos da comunidade 

com finalidades preventivas para resolver os problemas levantados. 0 presente 

molde de policiamento tern as seguintes caracteristicas obrigat6rias elencadas 

a baixo. 

Filosofia: (no texto original em ingh3s, esta palavra Philosofy, comec;:a com 

"p") E uma filosofia que faz todos acreditarem que os problemas atuais podem sem 

combatidos em comunidade, atraves da uniao por urn ideal comum, fazendo a 

polfcia urn atendimento completo desde a prevenc;:ao ate as reunioes e decisoes 

comunitarias. A polfcia atua nas prioridades que a comunidade indica. 

Personaliza~io: 0 policial que trabalha na comunidade e exclusivo, com 

isso ele passa a conhecer os membros da comunidade e principalmente a ser 

conhecido. 

Policiamento: 0 policiamento comunitario tern como base a repressao aos 

delitos, pois os policiais atuam como qualquer outro policial, atendendo as 

ocorr€mcias e fazendo as detenc;:oes, trabalhando para a resoluc;:ao do problema e 

esclarecimento do delito. 

Patrulhamento: 0 patrulhamento e feito em todo o bairro, com enfoque nos 

servic;:os de policiamento a pe e outros meios que dao mais contato pessoal e 

induzem ao dialogo com a comunidade .. 

Permanincia: 0 policiamento comunitario necessita que os policiais 

cumpram rondas em determinados horarios, desenvolvendo-se as visitas e parcerias 

com a comunidade. Nao podendo ser os policiais substitufdos aleatoriamente devem 

existir substitutos de confianc;:a da comunidade local. 

Posto: 0 bairro deve ser subdividido em postos a serem alocados os 

policiais com a finalidade de facilitar as rondas e objetivar uma maior cobertura do 

policial. Podendo o policial responsavel pelo posto tomar as decisoes que achar 

mais acertada em razao do conhecimento das caracterfsticas do local, garantindo 

assim a sua autonomia local. 

Preven~io: 0 policiamento comunitario traz respostas preventivas, pois 

equilibra as respostas aos incidentes criminais e as emergencias, prevenindo as 

ocorrencias antes que elas se consagrem. 



61 

Parceria: 0 policiamento comunitario cria parcerias que geram e 

intensificam o respeito mutua, no civismo e no apoio. 

Resolu~io de problemas: 0 policiamento comunitario tern como finalidade 

a resolugao dos problemas que a comunidade apresentar, a qualidade baseia-se na 

quantidade de problemas solucionados. 0 policiamento tern que ter quantidade de 

servigo e principalmente com qualidade. 

5.8 0 QUE NAO E POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Robert Trojanowicz no livro "Policiamento Comunitario: Como Comegar" 

apresenta o que nao e Policiamento Comunitario (TROJANOWICZ, 1999, p. 15 a 

22): 

1. Policiamento Comunitario nao e uma tatica, nem um programa e nem uma 

tecnica - nao e um esforgo limitado para ser tentado e depois abandonado, e sim um 

novo modo de oferecer o servigo policial a comunidade; 

2. Policiamento Comunitario nao e apenas relagoes publicas - a melhoria 

das relagoes com a comunidade e necessaria porem nao e o objetivo principal, pais 

apenas o "QSA" nao e suficiente para demonstrar a comunidade seriedade, tecnica 

e profissionalismo. Com o tempo os interesseiros ou os "QSA 5" sao desmascarados 

e passam a ser criticados fortemente pela sociedade. E preciso, portanto, ser 

honesto, transparente e sincero nos seus atos. 

3. Policiamento Comunitario nao e anti-tecnologia - o policiamento 

comunitario pode se beneficiar de novas tecnologias que podem auxiliar a melhora 

do servigo e a seguranga dos policiais. Computadores, celulares, sistemas de 

monitoramento, vefculos com computadores, alem de armamento moderno (inclusive 

nao letal) e coletes protetores fazem parte da relagao de equipamentos disponfveis e 

utilizaveis pelo policial comunitario. Aquela ideia do policial comunitario "desarmado" 

e pura mentira, pais ate no Japao e Canada os policiais andam armadas com 

equipamentos de ponta. No caso brasileiro a nossa tecnologia muitas vezes e 

adaptada, ou seja, trabalhos muito mais com criatividade do que com tecnologia. lsto 

com certeza favorece o reconhecimento da comunidade local. 

4. Policiamento Comunitario nao e condescendente com o Crime - os 

policiais comunitarios respondem as chamadas e fazem prisoes como quaisquer 

outros policiais: sao energicos e agem dentro da lei com os marginais e os 
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agressores da sociedade. Contudo atuam pr6ximos a sociedade orientando o 

cidadao de bern, os jovens, e buscam estabelecer a<;oes preventivas que busquem 

melhorar a qualidade de vida no local onde trabalham. Parece ut6pico, mas 

inumeros policiais ja vern adotando o comportamento preventive com resultados 

excepcionais. Outro ponto importante e que como esta proximo da comunidade, o 

policial comunitario tambem e uma fonte de informa<;oes para a policia de 

investiga<;ao (Policia Civil) e para as for<;as taticas, quando forem necessarias a<;oes 

repressivas ou de estabelecimento da ordem publica. 

5. Policiamento Comunitario nao e espalhafatoso e nem camisa "1 0" - as 

a<;oes dramaticas narradas na midia nao podem fazer parte do dia a dia do policial 

comunitario. Ele deve ser humilde e sincero nos seus prop6sitos. Nada pode ser 

feito para aparecer ou se sobressair sobre seus colegas de profissao. Ao contrario, 

ele deve contribuir com o trabalho de seus companheiros, seja ele do motorizado, a 

pe, transito, bombeiro, civil, etc. 0 Policiamento Comunitario deve ser uma 

referencia a todos, policia ou comunidade. Afinal, ninguem gosta de ser tratado por 

urn medico desconhecido, ou levar seu carro em urn mecanico estranho. 

6. Policiamento Comunitario nao e paternalista - nao privilegia OS mais ricos 

ou os "mais amigos da policia", mas procura dar urn senso de justi<;a e transparencia 

a a<;ao policial. Nas situa<;oes impr6prias devera estar sempre ao lado da justi<;a, da 

lei e dos interesses da comunidade. Deve sempre priorizar o coletivo em detrimento 

dos interesses pessoais de alguns membros da comunidade local. 

7. Policiamento Comunitario nao e uma modalidade ou uma a<;ao 

especializada isolada dentro da lnstitui<;ao - os policiais comunitarios nao devem ser 

exce<;ao dentro da OPM, mas integrados e participantes de todos os processes 

desenvolvidos na unidade. Sao parte sim de uma grande estrategia organizacional, 

sendo uma importante referenda para todas as a<;oes desenvolvidas pela Policia 

Militar. 0 perfil desse profissional e tambem o de aproxima<;ao e paciencia, com 

capacidade de ouvir, orientar e participar das decisoes comunitarias, sem perder a 

qualidade de policial militar forjado para servir e proteger a sociedade. 

8. Policiamento Comunitario nao e uma Perfumaria - o policial comunitario 

lida com os principais problemas locais: drogas, roubos e crimes graves que afetam 

diretamente a sensa<;ao de seguran<;a. Portanto seu principal papel, alem de 

melhorar a imagem da policia, e o de ser urn interlocutor da solu<;ao de problemas, 

inclusive participando do encaminhamento de problemas que podem interferir 
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diretamente na melhor ia do servic;o policial (uma rua mal iluminada, horario de safda 

de estudantes diferenciado, etc). 

9. Policiamento comunitario nao pode ser urn enfoque de cima para baixo -

as iniciativas do policiamento comunitario comec;am com o policial de servic;o: o 

soldado PM. Assim admite-se compartilhar poder e autoridade com o subordinado, 

pois no seu ambiente de trabalho e deve ser respeitado pela sua competencia e 

conhecimento. Contudo o policial comunitario tambem adquire mais 

responsabilidade ja que seus atos serao prestigiados ou cobrados pela comunidade 

e seus superiores 

10. Policiamento Comunitario nao e uma formula magica ou panaceia - o 

policiamento comunitario nao pode ser visto como a soluc;ao para os problemas de 

inseguranc;a publica, mas uma forma de facilitar a aproximac;ao da comunidade 

favorecendo a participac;ao e demonstrando a sociedade que grande parte da 

soluc;ao dos problemas de inseguranc;a dependem da propria sociedade. Sabe-se 

que a filosofia de PoHcia Comunitaria nao pode ser imediatista, pois depende da 

reeducac;ao da poHcia e dos proprios cidadaos que devem ver a poHcia como uma 

instituic;ao que participa do dia a dia coletivo e nao simples guardas patrimoniais ou 

"caes de guarda". 

11. Policiamento Comunitario nao deve favorecer rices e poderosos - a 

participac;ao social da poHcia deve ser em qualquer nfvel social: os mais carentes, os 

mais humildes, que residem em periferia ou em areas menos nobres. Talvez nestas 

localidades e que esta o grande desafio da PoHcia Comunitaria. Com certeza os 

mais rices e poderosos tern mais facilidade em ter seguranc;a particular. 

12. Policiamento Comunitario nao e uma simples edificac;ao - construir 

Bases Comunitarias de Seguranc;a, reformar quarteis ou construir novos predios nao 

significa a implantac;ao de Polfcia Comunitaria. A Polfcia Comunitaria depende 

diretamente do profissional que acredita e pratica esta filosofia muitas vezes com 

recursos mfnimos e em comunidades carentes. 

13. Policiamento Comunitario nao pode ser interpretado como urn 

instrumento polftico-partidario mas uma estrategia da Corporac;ao - muitos acham 

que acabou o Governo "acabou a moda", pois vern outre governante e cria outra 

coisa. Talvez isto seja proprio de organizac;oes nao tradicionais ou temporarias. Nao 

e o caso da PoHcia Militar que centenaria sempre foi comunitaria. A PoHcia 

Comunitaria alem de filosofia e tambem urn tipo de ideologia policial aplicada em 
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todo o mundo, inclusive em paises pobres com caracteristicas semelhantes as do 

Brasil. Portanto talvez seja uma roupagem para praticas positivas antigas: Sempre e 

lembrado do guarda da escola que atravessava escolares, o soldado da fon;a 

publica que atendia ocorrencias com prudencia e energia e as "baratinhas" (os 

fusquinhas de radiopatrulha vermelhos) que faziam partes em viaturas e que muitos 

nascidos recebiam o nome dos policiais que socorreram aquelas maes em urn 

momenta tao sublime. Afinal, o que foi que esquecemos? 

A natureza do policial sempre foi comunitaria. Nascida ao inicio do seculo 20 

com o objetivo de proteger o cidadao de bern dos malfeitores, anos depois, ao final 

deste mesmo seculo, se busca este retorno as origens. 

5.9 A BASE TEORICA PARA 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Tern como base te6rica as seguinte~ teorias trazidas por (TROJANOWICZ 

1999, p.23): 

a. A teoria do patrocinio normative de Sower (SOWER, 1975). 

A teoria do patrocinio normative postula que a maioria das pessoas tern boa 

vontade e irao cooperar com as outras para facilitar a construc;ao de urn consenso. 

Quanta mais diversos grupos partilham valores, crenc;as, e objetivos comuns, mais 

provavelmente irao concordar a respeito dos objetivos comuns, quando interagem 

com prop6sito de melhorar os bairros. 

b. A teoria social crftica de B. Fay (FAY, 1984). 

A teoria social critica procura responder como e porque as pessoas se 

juntam para corrigir e superar os obstaculos s6cio-economicos e politicos que os 

impedem de satisfazer suas necessidades. As tres ideias centrais da teoria social 

critica sao: 

Esclarecimento. As pessoas devem ser esclarecidas sabre as 

circunstancias, antes de pleitear mudanc;as. 

Poder. As pessoas precisam agir para melhorar suas condic;oes. 

Emancipa~io. As pessoas podem atingir a liberac;ao atraves da 

reflexao e da ac;ao social. 

c. A teo ria das" janelas quebradas"(BONDARUK,2003, p. 61 ): 

A teoria das janelas quebradas, (broken windows) proposta por George 

Kelling e aplicada pela primeira vez no policiamento da cidade de Chicago (EUA), e 
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considerada uma evoluc;:ao da Teoria da Tolerancia Zero, onde a comunidade ao 

inves de buscar a repressao absoluta para todos os crimes, mesmo os de menor 

potencial ofensivo, procura detectar quais sao os problemas e junto com a policia 

buscar soluc;:oes para eles. Batizou-se esta teoria de janelas quebradas, para fazer

se uma comparac;:ao com a importancia da imagem de decadencia de urn bairro para 

o maior numero de ocorrencias policiais. Quando num predio surgem janelas 

quebradas e estas nao sao logo trocadas, brevemente outras janelas quebradas 

surgirao. Se tais janelas quebradas forem logo substituidas, a probabilidade de que 

se quebrem outras e muito menor. Esta comparac;:ao traz a ideia de que problemas 

sociais nao resolvidos pela comunidade, embora pequenos a principia, gerarao 

ocorrencias policiais e os niveis de criminalidade crescerao. 

d. Teoria da "Tolerancia Zero"(BONDARUK,2003, p. 61 - 63): 

A famosa Teoria da "Tolerancia Zero", tambem proposta por George Kelling 

e implantada pelo Chefe de Policia da cidade de Nova lorque, Willian Bratton, 

chamada pelos criticos de "teoria da intolerancia total", prega urn fortalecimento de 

todo o sistema estatal de seguranc;:a publica, tendo como carro chefe a repressao a 

todo e qualquer ilicito, principalmente os de menor potencial ofensivo, de forma 

implacavel. lsto e decorrente da chamada "teoria dos pequenos delitos", que afirma 

que, em se combatendo os pequenos delitos, os maiores deixarao de ocorrer ou 

terao uma diminuic;:ao drastica. Ap6s vultosos investimentos na contratac;:ao de 

policiais (a forc;:a policial na cidade foi aumentada em cerca de 9.000 homens), 

aumento do numero de prisoes, juizes, promotores, houve realmente quedas 

acentuadas nos niveis de criminalidade na cidade. 

E comum encontrar pessoas que questionam os 6rgaos de seguranc;:a 

publica brasileiros a respeito do porque nao se faz o mesmo no Brasil. As 

inconveniencias da implantac;:ao deste sistema no Brasil, que nem mesmo nos EUA 

foi repetido em outros lugares, se deve aos diversos fatores, a saber: 

a) 0 investimento necessaria para o aporte de recursos necessaries 

neste nivel, nao condiz com a realidade brasileira, mesmo que 

houvesse pelos 6rgaos governamentais a devida sensibilidade para 

a questao da seguranc;:a publica como tradic;:ao hist6rica, o que nao 

ocorre, sendo a atenc;:ao dada atualmente decorrente da pressao 

social que se exerce no momenta e nao de urn planejamento 

orc;:amentario adequado; 
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b) 0 sistema policial e judiciario americanos, ja era dotado de uma 

razoavel estrutura, tento sido aumentado o seu potencial. No Brasil 

tais sistemas necessitariam primeiramente serem recompostos, 

posto que estao defasados, sucateados e desestruturados em niveis 

alarmantes, o que aumentaria em muito as cifras de tal calculo; 

c) Paralelamente ao aporte de recursos para a policia, outros 

setores que participam do ciclo de defesa social, receberam no EUA 

tambem urn incremento altissimo; 

d) Os problemas sociais brasileiros, muito mais profundos e 

generalizados, produzem indices de criminalidade muito maiores, 

devido a can3ncia de uma faixa muito maior da populagao na 

obtengao dos itens basicos de subsistemcia (alimento, moradia, 

saude, educagao, etc), o que faria com que o problema nao fosse 

resolvido, mas apenas se tornasse menos aparente, gerando urn 

aumento nos grandes conflitos sociais, como no caso da questao 

agraria, no caso dos sem-tetos, no exodo rural e etc, elevando-se 

em muito a tensao social vivida no Pais, entre outras; 

e) 0 chamado "efeito de transbordamento", que vern a ser a 

migragao de criminosos da area de policiamento intensificado para 

areas ou cidades perifericas, como aconteceu nos EUA, onde 

ocorreram explosoes nos indices de criminalidade nas cidades 

perifericas a Nova lorque, seria urn problema de dificil solugao, posto 

que dificilmente o pais teria recursos para que em todas as cidades 

do pais se fizesse o mesmo programa, o que nem os EUA foi capaz 

de fazer; 

f) Testemunhos de policiais e especialistas americanos afirmam que 

tal solugao e temporaria e que os niveis de criminalidade no futuro 

voltarao a crescer. (BONDARUK,2003, p. 62- 63) 

Por estas e por outras razoes, observa-se que e muito melhor para o pais 

uma solugao adaptada a realidade brasileira do que meramente a importagao e 

implantagao de urn projeto estrangeiro em sua totalidade, nao se observando as 

grandes diferengas sociais e culturais existentes entre os paises. 
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5.10 PROCESSOS RECOMENDADOS PARA 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Tendo em vista que o policiamento comunitario deve ter maior contato com a 

comunidade, alguns processes se destacam como eficientes para tal finalidade, os 

quais sao (BONDARUK,2003, p. 70 a 72): 

- A pe: e o principal processo para o policiamento comunitario, pais 
facilitara as abordagens domiciliares, permite uma maximiza9ao do 
efetivo, e o menos custoso de todos os processes, permite urn 
acesso facil da popula9ao ao policial, permite quem ver e ser vista 
pela comunidade, gera uma presen9a mais demorada do policial no 
posto. Per outre lade apresenta algumas desvantagens, embora 
estas nao sejam suficientes par a desautorizar o policiamento a pe 
como principal processo: em case de necessidade de ocorrencias, 
transporte ou prisao de pessoas necessitara de apoio, deixa o policial 
exposto as condi9oes climaticas, e as eventuais necessidades de 
cobertas ou abrigos e, utilizado exclusivamente durante muito tempo 
acaba per gerar a impressao de que este policial tern menos poder 
de repressao que outros policiais ou processes. Este ultimo problema 
se resolve alternando o processo a pe com o motorizado (mote ou 
vtr) ou mesmo hipom6vel. 
- De bicicleta: traz basicamente as mesmas vantagens e 
desvantagens do processo a pe, mas com a vantagem adicional de 
aumentar muito a mobilidade do policial, podendo tambem ser a 
bicicleta usada como instrumento de defesa, quando necessaria o 
usc de abordagens coercitivas. Este processo e muito utilizado per 
policiais do Japao, da lnglaterra e Canada. 
-A cavalo: e tam bern urn excelente processo tendo como vantagens 
a grande ostensividade do policial hipom6vel, causa maier impacto 
psicol6gico, o dominic visual da area circundante que fica aumentado 
pelo fate de o policial ficar em plano elevado (comandando), maier 
rapidez de deslocamento e mobilidade, sem maier desgaste fisico 
para o policial, bern como a velocidade de deslocamento (nas 
andaduras ao passe e trote) faz com que sua presen9a seja mais 
demorada no posto e possa ser facilmente abordado pelo cidadao. 
Traz como desvantagem basicamente as mesmas do policiamento a 
pe, apenas acrescentando-se que o policiamento devera ser feito em 
duplas ou trios onde em case de abordagens, urn policial devera 
segurar as montarias. Apesar disso o processo montado e de grande 
valia para o policiamento comunitario. 
- Motorizado: e tambem urn excelente processo, desde que 
observados alguns aspectos basicos: pelo fate de dificultar as 
abordagens domiciliares devera ter seu usc limitado a 
deslocamentos entre a sede e o posto ou entre diferentes pontes 
dentro do proprio posto, a nao ser quando se adotar o sistema de 
atendimento de ocorrencias via 190 que aconte9am dentro des 
limites do posto. De resto, comparando com os demais processes, 
traz como vantagem o fate de que aumenta em muito a mobilidade e 
velocidade de deslocamento do policial, serve como coberta ou 
abrigo, permite o transporte de detidos, pessoas ou materiais, 
aumenta em muito a ostensividade e o impacto psicol6gico. Traz 
como desvantagens alem da ja citada acima, o alto custo de 
aquisi9ao e manuten9ao. 
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5.11 OS 5 PONTOS DE PARTIDA: 

Pensando-se em implantagao do policiamento comunitario, e em seu 

sucesso, deve-se atentar para cinco pontos basicos de partida: (BONDARUK, 2003, 

p. 72) 

a. nao ha solu9ao para o crime - s6 ha centrale 
Dada a atual complexidade da situa9ao social no Brasil e no mundo, 
solu96es definitivas e que eliminem totalmente a incidencia criminal 
sao consideradas impossiveis. 
b. sem hist6ria nao ha futuro 
Qualquer sistema que se pretenda aplicar com a m1mma 
possibilidade de eficiencia na melhoria das condi96es da seguran9a 
publica passa obrigatoriamente pela analise dos fates hist6ricos que 
geraram, o atual estado de coisas, notadamente as falhas dos 
sistemas aplicados anteriormente, onde se pede inferir uma gama de 
informa96es valiosas para o aperfei9oamento de qualquer sistema de 
seguran9a a ser implantando. 
c. as coisas mudam 
As transforma96es cada vez mais rapidas que ocorrem em nivel 
mundial, determinam concomitantemente o acompanhamento pelos 
organismos policiais com inova96es no sistema de seguran9a publica 
que contemplem com eficiencia as efeitos de tais transforma96es. 
d. o problema e nosso; 
Na atual conjuntura todo o integrante de uma sociedade e chamado 
a exercer sua fun9ao como parte integrante de qualquer sistema que 
pretenda a altera9ao positiva da realidade social desta mesma 
sociedade. 
A auto-exclusao de qualquer responsabilidade pelo estado de coisas 
vivenciados no Brasil atualmente, caracteristica psicossocial do 
cidadao brasileiro padrao deve ser revertido em uma firme resolu98o 
de participar ativamente na melhoria da qualidade de vida em 
comunidade. 
e. 0 plano nao e nada - 0 planejamento e tudo. 
A hist6ria tern mostrado pianos mirabolantes que propunham a 
solu9ao imediata de questoes graves dos problemas brasileiros 
redundaram em fracassos, agravando o problema a que se 
propunham resolver, diminuiram a credibilidade do poder publico e o 
engajamento da popula9ao em empreitadas para a solu9ao de tais 
problemas. Urn planejamento esmerado, que acima de tude envolva 
a participa9ao popular sera muito mais eficiente que tais pianos. 

5.12 POLfCIA COMUNITARIA DO 19°.8PM 

A policia comunitaria de Toledo-PR/19°. BPM foi implantada em 2005, tao 

logo a criagao do batalhao. 
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Os locais escolhidos para atua9ao foram os bairros VILA PIONEIRA em 31 

agosto de 2005, bairro Sao Francisco, em 04 de maio de 2007 e bairro Coopagro em 

04 de maio de 2007. 

Atualmente s6 possui equipes para atender as duas viaturas em 

revezamento diario nos bairros, urn cada dia. 

A popula9aO global de responsabilidade dos projetos e de aproximadamente 

32.000 Habitantes na Vila Pioneira e seus oito bairros adjacentes, contando-se com 

publico residente e popula9ao flutuante, sendo aproximadamente 9.000 residencias 

Possui previsao de implanta9ao do projeto no Bairro Jardim Porto Alegre, 

estando no aguardo da incorpora9ao de efetivo na OPM. 

Atualmente a maior dificuldade para desenvolvimento do projeto e a 

deficiencia de Efetivo, 0 previsto para OPM e suficiente apenas para 2 m6dulos de 

Projeto Povo, os quais ainda assim sao precarios pois as motocicletas dos projetos 

nao circulam constantemente. 

Com rela9ao ao numero de ocorrencias, a regiao possui urn hist6rico de 

elevado indice de ocorrencias comparado ao total, sendo uma media mes de 70 a 

100 ocorrencias mes, seguindo-se a proje9ao da tabela a baixo: 

Tabela Comparativa de Ocorrencias e Visitas nos Bairros de atua~io dos Projetos POVO- 2006. 

Bairro Grande Bairro Coopagro Bairro S. Francisco 
Ano de 

Pioneiro Nao lmplantado Nao lmplantado 
2006 

Mes Ref. Visitas Ocor. Visitas Ocorr. Visitas Ocorr. 

Maio 

Junho 
-

Julho 81 63 

Agosto 140 235 

Setembro 0 189 

Outubro 16 150 

Novembro 32 27 

Dezembro 91 42 

TOTAL 360 706 

Media 60/mes 117/mes 

FONTE: 19 BPM- 13
. Cia PM Toledo 
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Tabela Comparativa de Ocorrencias e Visitas nos Bairros de atua~io dos Projetos POVO- 2007. 

Ano de Grande Pioneiro Coopagro Sao Francisco 

2007 lmplantado maio/-7 lmplantado Jun/07 

Mes Ref. Visitas Ocor. Visitas Ocorr. Visitas Ocorr. 

Janeiro 91 41 

Fevereiro 65 70 

Margo 80 73 

Abril 65 70 

Maio 58 97 10 42 

Junho 41 59 39 47 41 59 

Julho 50 47 32 38 0 12 

Agosto 42 47 22 47 22 8 

Setembro 26 86 10 36 18 20 

Outubro 38 101 52 39 21 18 

Novembro 66 66 30 23 23 14 

Dezembro 04 63 0 33 3 19 

TOTAL 626 820 195 305 128 150 

Media 55 68 24 38 18 21 

FONTE: 19 BPM- 1a. Cia PM Toledo-

Possui grande concentragao de pontes comerciais, mas na sua maioria 

residencias de padrao baixo e media. 

Ocorrencias de Destaque 

No subsetor de atuagao sao identificados os principais tipos de ilfcitos 

penais: 

Vias de Fato; Rixa; Furtos; Roubos; Usuaries de t6xico; Trafico; Furta de 

vefculos; Perturbagao do Sossego; Ameaga; Lei Maria da Penha. 

Dos meios materiais 

Para implantagao do projeto, foram recebidos do governo do Estado, 

Na Vila Pioneira- 01 (uma) VTR Parati e 02 (duas) motocicletas ; 

No Bairro Sao Francisco 01 (uma) VTR Parati e 02 (duas) motocicletas ; 

No Bairro Coopagro 01 (uma) VTR Parati e 02 (duas) motocicletas; 
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Para lmplantac;ao no Jardim Porto Alegre, 01 (uma) VTR CAncu e 02 (duas) 

motocicletas ; 

Dos recursos humanos 

Para a implantac;ao, contou-se com o efetivo que atuava no policiamento de 

RPA da cidade de Toledo-PR, sendo o mesmo realocado para o atendimento do 

projeto, ficando o comando a cargo do Sub Cmt da 1 a. Cia PM, responsavel pelo 

policiamento do Setor. 

Conta com urn total de 08 (oito) POLICIAIS, revezando-se em escalas de 24 

horas de servic;o, por 48 horas de folga, com escalas extras nos diversos eventos 

existentes nao sendo possivel urn reforc;o no projeto.mas policiamento em atividades 

de escalas extras. No total urn policial cumpre aproximadamente 54 (cinqOenta e 

quatro) horas semanais de servic;o. 

Foram feitos instruc;oes sabre a nova filosofia de policiamento, bern como 

treinamento do efetivo. 

Forma de Atua~io 

As viaturas do setor cumprem as escalas de ronda com as visitas, 

cumprindo uma media de 3 visitas por dia. 

A mesma viatura de ronda faz o atendimento de ocorrencias, sendo 

responsavel pela mesma ate o seu desfecho final. 

As motocicletas atualmente nao sao utilizadas pelo projeto, ficando a 
disposic;ao do efetivo administrative e para as operac;oes 

Dificuldades e Problemas enfrentados 

Dentre os problemas para a boa prestac;ao do servic;o, destaca-se em 

primeiro Iugar o baixo numero de policiais,comparado ao numero de ocorrencias, 

pais, nao se podem realizar escalas condizentes com as necessidades do servic;o, 

atualmente o policial vern meramente cumprindo o servic;o de ronda, nao sobrando 

tempo para desenvolver as visitas a contento. Em caso de baixa de policial por 

motive de doenc;a fica desativado uma das modalidades de policiamento. 

Sao apenas 04 (quatro) viaturas para 02 (duas) equipes de servic;o gerando 

dificuldades quando se faz a manutenc;ao preventiva ou e principalmente em casas 

de baixa mecanicas, vista que as manutenc;oes sao demoradas devido a baixa de 

recursos financeiros da OPM. 
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Faz-se necessaria a digitac;ao do boletim de ocorrencia o que traz certa 

morosidade para o servic;o, fazendo com que o policial passe grande parte do tempo 

na sede da OPM. 

Treinamento e instruc;ao do efetivo ficam prejudicados em razao de 

utilizac;ao em larga escala de servic;o. 

0 efetivo e o mesmo utilizado para eventos gerais do batalhao, (policiamento 

em futebol, operac;ao verao, blitz, guarda de presos, etc), isto traz serios transtornos 

para a escala de servic;o, gerando algumas vezes, a baixa da equipe completa. 
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6 METODOLOGIA 

6.1 METODO 

0 metodo utilizado para o desenvolvimento do Trabalho Tecnico- Cientifico, 

foi o hipotetico indutivo-dedutivo com elaboragao de questionarios. 

6.2 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa adotada foi a do tipo descritiva, documental, bibliografica e de 

campo. 

A pesquisa de natureza quantitativa, visando colher subsidies para 

necessidade da solugao dos problemas apresentados de imagem da corporagao foi 

realizada com o publico externo. 

6.3 POPULA<;AO ALVO 

Pesquisa - abrangeu a populagao do municipio de Toledo-PR, nos bairros 

onde se encontra implantado o projeto POVO, dentre eles as pessoas ligadas a 

comunidade sendo presidentes das associa<;oes de bairros e presidente do conselho 

comunitario de seguranga do municipio e membros da comunidade. 

6.4 AMOSTRA 

Foi feito urn questionario de campo do tipo misto, contendo 17 (dezessete) 

perguntas objetivas, distribuidos para 500 (quinhentas) pessoas das diferentes 

classes sociais nos bairros onde foi implantado o policiamento comunitario. 

6.5 INSTRUMENTOS 

Distribuigao de questionarios pessoalmente em estabelecimentos de ensino, 

comerciais, residenciais e industriais: 

Questionario misto com 17 (dezessete) perguntas, sendo: 

Duas alternativas - 03 perguntas 



Tres alternativas - 09 perguntas 

Quatro alternativas- 03 perguntas 

Cinco alternativas - 02 perguntas 

6.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 
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Os questionarios foram entregues pessoalmente pelos Comandantes de 

Pelotoes onde se encontra em atividade o servi~o de Polfcia Comunitaria (POVO). 

Da mesma forma, recolhidos ap6s o preenchimento pelos pesquisados. 
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7 ANALISE DOS RESULTADOS 

7.1 ANALISE E INTERPRETA<;AO DOS QUESTIONARIOS 

Tabela 01- Utilizac;ao dos Servic;os da Policia Militar pelos Entrevistados 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR FOfc> 

Sim 250 50o/o 

Nao 215 43% 

Abstinencia 35 7°/o 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 01- Quantidade de entrevistados que ja utilizou os servic;os da Policia Militar. 

Quantidade de entrevistados que ja utilizou 
os servi~os da Policia Militar. 

Fonte: Pesquisa do autor 

Sim 

Nao 
Abstinencia 

Esta pesquisa demonstra que a maioria do publico entrevistado ja teve 

contato direto como o policial militar, 50 o/o dos entrevistados ja precisaram dos 

servic;os da PM tendo contato direto com o policiamento e 43°/o nunca tiveram 

contato direto, conhecendo a PM apenas pelos comentarios e por sua imagem 

difundida na midia. 
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Tabela 02- Quantidade de entrevistados que conhece alguma pessoa que ja tenha 
·t d d . d P r . MT necess1 a o os serv1cos a o 1c1a 11tar 

POPULACAO ALVO OPCQES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sim 445 89%> 

Nao 55 11%> 

Abstinencia 00 0% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 02- Entrevistados que conhecem pessoas que ja necessitaram dos servic;os 

da Policia Militar. 

Entrevistados que conhecem pessoas que ja 
necessitaram da Policia Militar 

Fonte: Pesquisa do autor 

Verifica-se com a pesquisa acima descrita que 89°/o dos entrevistados 

conhecem pessoas que ja necessitaram dos servic;os da policia militar e 11 o/o nao 

conhecem ninguem. Esta informac;ao auxilia na validac;ao dos demais dados 

referente ao conhecimento do trabalho realizado pela policia militar. 



77 

Tabela 03- Pessoas que ouvem programas policiais rotineiramente 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sim 260 52o/o 

Nao 215 43% 

Abstinencia 25 5% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 03-Quantidade de entrevistados que ouvem rotineiramente programas de 

noticias policiais. 

Quantidade de entrevistados que ouvem 
rotineiramente programas de noticias policiais 

60% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Fonte: Pesquisa do autor 

Sim 

Esta pesquisa demonstra o conhecimento que o publico entrevistado possui 

cantata com as meios de imprensa que noticiam fatos policiais, portanto sao 

influenciados par estas informa96es. A pesquisa apresentou que 52o/o dos 

entrevistados ouvem programas policiais rotineiramente contra 42o/o que nao ouvem, 

urn total de 5% absteve-se de responder o questionamento. 



Tabela 04- A policia militar atende prontamente quando e solicitada? 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sempre 30 6%) 

Na maioria das vezes 215 43% 

Na minoria das vezes 50 10% 

A demora e aceitavel 75 15% 

Demora muito 70 14% 

Abstinencia 60 12%> 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 04-

Avalia~ao da demora para o atendimento de 

Fonte: Pesquisa do autor 

~Sempre 

DAsvezes 

Ill Poucas vezes 

Iii Aceitavel 

Iii Muito 

0 Abstinencia 
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Esta pesquisa demonstra que a maior parte do publico entrevistado tern 

como inaceitavel a demora para o atendimento de ocorrencia pela policia militar, 

esclarecendo que apenas 15o/o considera aceitavel, portanto justificavel a demora do 

atendimento, apenas 10 o/o dos entrevistados diz que a policia militar poucas vezes 

demora no atendimento e ocorrencia. Temos que 6o/o diz que a PM sempre demora 

aliado a 43o/o que afirma que a PM demora na maioria das vezes. 



Tabela 05- 0 Servi9o prestado pela PM melhorou nos ultimos 5 anos? 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

Sim 

Nao 

Nao conhe9o 

TOTAL 

Fonte: Pesqutsa do Autor 

Grafico 05 

FA TOR 

245 

85 

170 

500 

0 servi~o melhorou nos ultimos 5 anos 

50% 

40% 

30% 

20% . 

10% 

0% . 

Sim Nao conhe~o 

500 pessoas responderam a pergunta. 

Fonte: Pesquisa do autor 

F% 

49% 

17% 

34% 

1 OOo/o 

Sim 

DNao 

Ill Nao conhe~o 
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Esta pesquisa demonstra o progresso que o publico ve na policia militar, 

mostrando que apesar de 34 o/o nao conhecerem a melhora, 49o/o dos entrevistados 

ve como melhoras no servi9o prestado pela policia militar, contra apenas 17o/o que 

acha que o servi9o nao melhorou. 
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Tabela 06 - 0 Servic;o prestado pela PM hoje e? 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F%> 

Regular 125 25% 

Born 235 47o/o 

6timo 10 2% 

I nsuficiente 65 13%> 

Abstinencia 65 13°/o 

TOTAL 500 100% 

Fonte: PesqUisa do Autor 

Grafico 06 

Avalia~ao dos Entrevistados quanto ao servi~o 
restado pela PM hoje 

50% ' 
Iii Regular 

40% Bom 

30% 11 6timo 

m lnsuficiente 
20% 

D Abstinencia 

10% 

0% 

Fonte: Pesquisa do autor 

Esta pergunta demonstra que a comunidade de uma maneira geral nao esta 

totalmente insatisfeita com os servic;os da policia rnilitar, apontando urn grau de 49% 

entre servic;o borne servic;o 6timo, sendo apenas 13o/o dos entrevistados acredita ser 

urn servic;o que deixa a desejar, servic;o insuficiente. 



Tabela 07 - 0 que falta para um servic;o satisfat6rio? 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F%> 

Aquisic;ao de melhores viaturas e equipamentos 200 40% 

Maior treinamento para os policiais 90 18o/o 

Contratac;ao de mais policiais 165 33o/o 

Ampliac;ao das instalac;oes policiais militares com 

construc;ao de bases comunitarias 45 9% 

TOTAL 500 1 OOo/o 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 07 

Para um servi~o satisfat6rio a comunidade acha 
40% que falta 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Fonte: Pesquisa do autor 
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0 Treinamento 

• Contrata~ao 
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Atraves desta pergunta podemos vera que a comunidade acredita que falte 

viaturas para a policia militar, sendo um total de 40o/o dos entrevistados assim o 

respondeu. 33% dos entrevistados acredita que o servic;o melhoria com a 

contratac;ao de mais efetivo, enquanto que 18o/o aposta em melhores treinamentos 

para os policias. Apenas 9°/o dos entrevistados acha que a policia militar necessita 

de obras fisicas. 



T b I 08 A a ea - t "d ff quem compe e a 1 en 11cacao d e marginais ? 
POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Policia Militar 245 49% 

Policia Civil 190 38% 

Guarda Municipal 20 4% 

Abstinencia 45 9% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesqu1sa do Autor 

Grafico 08. 

A quem compete a identifica~ao de criminosos 
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Esta pergunta demonstra que grande parte da popula9ao ainda confunde as 

competencias de cada uma das institui9oes e tambem demonstra que ele transfere a 

responsabilizayao dos delitos a policia militar. Na pesquisa, tivemos 49o/o das 

pessoas acredita ser de responsabilidade da policia militar a investiga9ao de 

criminosos ap6s o cometimento de delitos, contra 38o/o dos que colocam a 

responsabilidade para a policia civil, 9o/o dos entrevistados nao se manifestou na 

pergunta. 



Tabela 09- Nivel de Educac;ao do Policial no trato com a Comunidade 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Mal educado 10 2% 

Pouco educado 165 33% 

Educado 290 58o/o 

Abstinencia 35 7% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesqu1sa do Autor 

Grafico 09 

Educa~ao do policial com a comunidade 

70% ~-------------------·----------------------~----------------------~ 
58% 

60%T-----------------------------~==~--------------~ 

50%+---------------------------~ 

40%4-----------------~~------~ 

30%+----------------
20%+----------------
10%+-----~~-------

0%~--~~~--~---

Mal Educado Pouco Educado 

Fonte: Pesquisa do autor 
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Esta pergunta demonstra que o problema de seguranc;a nao esta 

relacionado com policiais que atendem mal as pessoas, pois na pesquisa temos 58 
0/o dos entrevistados que dizem serem os policiais militares educados, contra apenas 

2°/o dos entrevistados dizendo que os policiai sao mal educados. Apesar disto, este 

autor acredita ser ainda muito alto o numero de policiais pouco educados, na 

margem de 33o/o, este valor pode ser transferido para educados atraves de instruc;ao 

com a tropa. 
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Tabela 10- Voce conhece o projeto POVO?. 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sim 130 26% 

Nao 200 40°/o 

Nao conhec;o detalhes 170 34% 

TOTAL 500 1 OOo/o 

Fonte: Pesqu1sa do Autor 

Grafico 10 

Entrevistados que conhecem o Projeto POVO 

40% 

Ill Conhecem 

D Nao Conhecem 

• Nao Conhece detalhes 

Fonte: Pesquisa do autor 

Esta pergunta aponta que apesar de ter sido realizada nas localidades 

conde existe o projeto POVO instalado e em funcionamento, a populac;ao ainda 

desconhece a sua forma de atuac;ao. Se teve urn grande indice de pessoas que nao 

sabe o que e o projeto, urn total e 40o/o e tambem urn grande indice das que sabem 

mas nao conhecem detalhes, da ordem de 34 o/o. lsto mostra que as visitas devem 

ser intensificadas em todos os bairros, podendo ser este urn dos fatores de 

insatisfac;ao da populac;ao com o policiamento local. 
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Tabela 11 - Participac;ao dos entrevistados em reunioes como membros da 

comunidade e conselho de Seguranc;a. 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sim 30 6% 

Nao 365 73% 

Algumas vezes 105 21% 

TOTAL 500 1 OOo/o 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 11 

Quantidade de entrevistados que participam de 
reunioes com Conselhos de Seguran~a 

Fonte: Pesquisa do autor 

.----------. 
Participam 

DNao 

II Algumas vezes 

Esta pergunta mostra que os entrevistados os quais sao a representac;ao da 

comunidade em face de amostra, nao participam das reunioes e decisoes dos 

conselhos comunitarios de seguranc;a, num total de apenas 26o/o dos entrevistados 

participa ativamente deste tipo de reuniao, e 34o/o apenas algumas vezes. lsto 

justifica a grande quantidade de pessoas que nao conhecem o funcionamento do 

projeto POVO. 
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Tabela 12 - Os policiais que participam das reunioes tern apresentado sugestoes 

para melhoria da seguran9a no bairro? 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR Fo/o 

Sim 75 15%> 

Nao 55 11% 

Algumas vezes 125 25% 

Abstinencia 245 49o/o 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesqu1sa do Autor 

Grafico 12 

Policiais tem apresentado sugestoes nas reunioes 

Sim . 

do Con 

Nao Algumas Abstinencia 

vezes 

255 pessoas responderam a pergunta. 

Fonte: Pesquisa do autor 
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ONao 

• Algumas vezes 

lEI Abstinencia 

Esta pergunta mostra que 15°/o dos entrevistados ou seja, urn numero 

superior ao dos participantes em reunioes dos Conselhos comunitarios, disse que os 

policiais apresentam sugestoes nas reunioes, 11 °/o disseram que eles nao 

apresentam e 25 °/o disseram que algumas vezes apresenta sugestoes para 

melhoria da seguran9a. Esta questao nos demonstra que realmente os policiais vern 

participando das reunioes e vern fazendo seu papel de orientador de seguran9a, o 

que falta e urn pouco mais de empenho por parte da comunidade em participar das 

reunioes para tambem debater e impor seu ponto de vista. 



Tabela 13- A Cornunidade conhece todos os policiais que trabalha no bairro? 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sirn 50 10o/o 

Nao 245 49% 

Gostaria de conhecer 115 23% 

Acho desnecessario 90 18% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 13 

Entrevistados conhecem os policiais que 
trabalham no seu bairro 

Fonte: Pesquisa do autor 

lii Sim 

DNao 

a Querem conhecer 

fil Acham 
desnecessario 
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Esta pergunta nos apresenta urn valor de 49%, das pessoas nao conhecern o 

policial que trabalha no seu bairro, sendo apenas 1 Oo/o o conhece. Tarn bern ternos 

urn elevado indice de pessoas que ainda nao assirnilararn a doutrina de policia 

cornunitaria, pais 18% dos entrevistados nao acha necessaria conhecer o policial. 



88 

Tabela 14 -lmagem do policial pela Comunidade 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

lnspira confian9a 215 43% 

Nao inspira confian9a 60 12% 

lnspira temor 40 8% 

Abstinencia 185 37% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 14 

Confian~a da comunidade no policial do bairro 

Confia Nao Confia Tern Medo Abstinencia 

Fonte: Pesquisa do autor 

Vemos que grande parte da popula9ao de uma maneira geral tern confian9a 

no policial militar, tendo em sua maioria 43% confian9a e apenas urn percentual de 

12 o/o que possui restri96es e nao confia nos servi9os da policia. Tivemos urn grande 

publico que nao respondeu a questao, 37o/o, isto demonstra que este publico esta 

indeciso e necessita ser conquistado. 
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Tabela 15- Como a Comunidade ve a apresentac;ao do Policial na Rua 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Boa 215 43°/o 

Regular 185 37°/o 

Ruim 25 5o/o 

Abstinencia 75 15% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: PesqUisa do Autor 

Grafico 15 

Como a Comunidade ve a apresenta~ao do policial 
na Rua 
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Fonte: Pesquisa do autor 

Esta pergunta foi respondida par 425 dos pesquisados, dos quais 15o/o se 

abstiveram de responder, rna de maneira geral o resultado foi satisfat6rio pais 43 o/o 

dos entrevistados acham uma apresentac;ao boa par parte dos policiais militares, e, 

outros 37% acham regular e apenas 5% acham o policial militar com uma 

apresentac;ao ruim. Pode se ver que o policial ainda e vista como uma pessoa de 

boa apresentac;ao, fator primordial para o trato com o publico. 
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Tabela 16- Existem bairros privilegiados pelo policiamento 

POPULACAO ALVO OPCOES Publico Externo 

FA TOR F% 

Sim 125 25% 

Nao 135 27% 

As vezes 155 31o/o 

Abstinencia 85 17o/o 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 16 

Existem bairros privilegiados pelo policiamento 
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Fonte: Pesquisa do autor 

Esta pergunta demonstra que apenas 25 % dos entrevistados acreditam 

haver bairros onde os policiais deem mais aten9ao. 27% informa que nao existe 

atendimento diferenciado por parte dos policiais, e 31 % d.os entrevistados pela 

pesquisa diz que as vezes ocorre algum tipo de privilegio. 
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Tabela 17 - ltens para serem observados para realizar urn born trabalho pela PM 

POPULACAO ALVO OPCCES Publico Externo 

FA TOR Fo/o 

Melhor recrutamento 60 12% 

Melhor prepare do Homem 180 36o/o 

Melhores viaturas 25 5°/o 

Melhores salaries 215 43o/o 

Melhores instala96es 20 4% 

TOTAL 500 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Grafico 17 

Necessidades para urn born atendirnento policial 

Recrutamento Treinamento Viaturas Salaries lnstala~oes 

Fonte: Pesquisa do autor 

Esta questao demonstra que a popula9ao e a comunidade de urn modo geral 

acredita que os problemas de seguran9a publica que afetam a todos esta 

relacionada com dais aspectos, o primeiro deles, votado par 43% dos entrevistados 

se refere a melhores salaries para os policiais militares, e o segundo aspecto esta 

relaciona do com o treinamento do homem para que este esteja sempre preparado. 
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8 CONCLUSAO 

Depois de analisados os dados pesquisados e feito os comparatives com a 

aplicac;ao do policiamento na modalidade de policiamento comunitario, se percebe 

que existe deficiencia por parte da instituic;ao quando da forma de aplicac;ao do 

policiamento comunitario. 

Se observa que o 19°.BPM nao dispoe de efetivo suficiente para realizar o 

policiamento dentro dos moldes do projeto inicial, ou seja com rodfzio de equipes 

atuando com viatura baixa e com viatura tipo motocicleta, cumprindo rigorosamente 

visitas a pontes comerciais e residenciais. 

Fatos estes que contribuem para uma imagem distorcida do policial que atua 

no servic;o tem-se claramente, pela pesquisa de campo realizada, uma crftica ao 

servic;o prestado pela polfcia militar, onde grande parte dos pesquisados nao 

demonstram interesse em conhecer os policiais que atuam em seu bairro, esta 

mudanc;a de comportamento por parte da comunidade deve ser incentivada por 

ac;oes da polfcia militar. 

Para que as mudanc;as ocorram a contento, devem ser retomadas as visitas 

de base, incentivando-se a toda comunidade participar da seguranc;a no bairro, 

mostrando-se o poder que a mesma possui. 

Ve-se que grande parte dos participantes da pesquisa desconhece as 

func;oes das instituic;oes voltadas pela seguranc;a, para eles falta urn maior 

esclarecimento para que se evitem transtornos na ora de se fazer urn registro, de se 

fazer uma denuncia anonima ou de se avisar a possibilidade de cometimento de urn 

delito, para intervenc;ao dos entes estatais responsaveis. 

Mesmo que urn PM atue 24/7, ou seja, 24 horas por dia e 7 dias por 

semana, seu trabalho nao e reconhecido pela comunidade, a qual esta esperando 

urn policial mais gentil e educado que converse mais nos mementos preventives, 

hoje, ela sente uma polfcia somente repressiva, vista quando faz a detenc;ao dos 

marginais, ou pior, quando e criticada porque nao logra exito neste feito. 

Observou-se pela pesquisa que, apesar de ja estar em atuac;ao desde o ano 

de 2005, grande parte da populac;ao do bairro ainda nao conhece o que e o Projeto 

POVO e como este funciona, salienta-se aqui que, para o sucesso do projeto, tem

se que ter uma integrac;ao total entre policiais e comunidade. 
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Por outro lado, observou-se que a PM vern melhorando a qualidade dos 

servi9os prestados a popula9ao isto significa dizer que ela vern investindo no 

treinamento do instrumental humane. 

Apesar dos problemas apresentados, verificou-se que a popula9ao confia no 

policial militar e sente-se mais segura quando observa as viaturas circulando nas 

vias publicas. 

Como aspecto positivo para a polfcia militar, fica a demonstra9ao de que a 

sociedade quer participar da sua seguran9a, quer auxiliar no que estiver a seu 

alcance, basta que seja aceso este estopim dando-se infcio a polfcia comunitaria. 

PROPOSTAS 

Diante das conclusoes obtidas, apresentaram-se as seguintes propostas: 

1) Divulgar as atividades do Projeto POVO nos bairros onde este esteja 

atuando, intensificando as palestras em grupos, apresentando-se nominalmente 

para a comunidade os policiais que ali prestam servi9os, buscando sempre a 

integra9ao, a coopera9ao, a solidariedade e o apre9o da comunidade; 

2) Desenvolver urn trabalho em conjunto com os 6rgaos de imprensa local 

de forma a divulgar todas as atividades comunitarias desenvolvidas pelo 19°.8PM, 

tende este trabalho a finalidade de melhorar a imagem a no PM perante os 6rgaos 

de imprensa e consequentemente, em efeito cascata, perante a comunidade 

toledense; 

3) Manter urn sistema de coleta de opiniao publica sobre a imagem da 

atividade da Polfcia Militar, periodicamente, para efeito de reavalia9ao e reparo das 

atividades ; 

4) Valoriza9ao constante do policial militar, para que ele atue sempre 

motivado, mesmo sobre as intemperies da organiza9ao; 

5) Que sejam buscados urgentemente, recursos humanos para implanta9ao 

100% dos projetos instalados precariamente, bern como dos demais que estao em 

estudos. 
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QUESTIONARIO DISTRIBUIDO AO PUBLICO 
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PESQUISA SOBRE A IMAGEM DA POLiCIA MILITAR COMUNITARIA DO 19°. 

BPM FRENTE A SOCIEDADE DE TOLEDO-PR. 

Prezado Senhor: 
Estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de verificar o nivel a imagem da policia 

militar do 19°. BPM frente a comunidade de Toledo-PR. 
Esta pesquisa esta sendo desenvolvida como parte integrante do trabalho de conclusao do 

Curso de Aperfei9oamento de Oficiais- CAO 2007, em desenvolvimento na Academia Policial Militar 
do Guatupe- APMG com parceria com a Universidade Federal do Parana-UFPR. 

Todos os dados serao tratados de forma global, com objetivos estritamente cientificos e 
academicos, garantindo-se o total sigilo das informa9oes, nao existindo necessidade de identifica9ao 
nos questionarios. 

As questoes que por algum motivo nao ficarem claras ou restarem duvidas devem ser 
deixadas sem resposta. 

Ressalta-se a importancia desta pesquisa para a constata9ao das necessidades de 
aprimoramento do servi90 prestado pelos policiais militares do 19°.BPM no tocante a policia 
comunitaria. 

Ap6s serem respondidos os questionarios devern ser devolvidos ao autor na sede do 
19°.BPM 18

. CiaPM-Toledo-PR, Capitao Cesar Alexandre Pereira de Moraes, o qual desde ja 
agradece sua colaboractao para a concretiza9ao da pesquisa em tela. 

QUESTIONARIO 

1. Voce ja necessitou dos servigos da policia militar. 
( ) SIM 
( ) NAO 
2. Voce conhece alguma pessoa que ja necessitou dos servigos da policia 

militar 
( ) SIM 
( ) NAO 
3. Voce ouve programas policiais rotineiramente 
( ) SIM 
( ) NAO 
4. A policia militar atende prontamente quando e solicitada? 
( ) SEMPRE 
( ) NA MAIORIA DAS VEZES 
( ) NA MINORIA DAS VEZES 
( ) A DEMORA E ACEITAVEL 
( ) DEMORA MUlTO 
5. A seu ver, o servigo prestado pela policia militar hoje e melhor do que ha 

5 anos atras 
( ) SIM 
( ) NAO 
( ) NAO CONHECO 
6. 0 servigo prestado hoje e: 
( ) REGULAR 
( ) BOM 
( ) OTIMO 
( )INSUFICIENTE 
7. No seu entendimento para urn servigo de policia comunitaria rna is 

satisfat6ria se faz necessaria: 
( )AQUISI<;AO DE MELHORES VIATURAS E EQUIPAMENTOS 
( ) MAJOR TREINAMENTO PARA OS POLICIAS 
( ) CONTRATA<;AO DE MAIS POLICIAIS 
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( ) AMPLIA<;AO DAS INSTALA<;OES POLICIAIS MILITARES COM 
CONSTRU<;AO DE BASES COMUNITARIAS 

8. No seu entendimento, a identificac;ao dos marginais que cometerem 
crimes deve ser feita por: 

( ) POLfCIA MILITAR 
( ) POLfCIA CIVIL 
( ) GUARDA MUNICIPAL 
9. 0 policial militar de Toledo-PR, ao tratar com a populac;ao e: 
( ) MAL EDUCADO 
( ) POUCO EDUCADO 
( ) EDUCADO 
10. Voce conhece o Projeto POVO? 
( ) SIM 
( ) NAO 
( ) NAO CONHE<;O DETALHES 
11. Voce participa de reunioes com os membros da comunidade e Conselho 

de seguranc;a? 
( ) SIM 
( ) NAO 
( ) ALGUMAS VEZES 
12. Os policiais que participam das reunioes tern apresentado sugestoes 

para melhoria da seguranc;a no bairro? 
( ) SIM 
( ) NAO 
( ) ALGUMAS VEZES 
13. Voce conhece todos os policiais que trabalham no seu bairro? 
( ) SIM 
( ) NAO 
( ) GOSTARIA DE CONHECER 
( ) ACHO DESNECESSARIO 
14. Como voce ve o policial que trabalha em seu bairro? 
( ) INSPIRA CONFIAN<;A 
( ) NAO INSPIRA CONFIAN<;A 
( ) INSPIRA TEMOR 
15. Como voce ve a apresentac;ao pessoal do PM na Rua? 
( ) BOA 
( ) REGULAR 
( ) RUIM 
16. Voce acha que alguns bairros sao privilegiados pelo policiamento? 
( ) SIM 
( ) NAO 
( ) AS VEZES 
17. Em ordem de importfmcia de 1 a 5, dentre os itens abaixo, identifique os 

que, a seu ver, devem servir como base para a execuc;ao de urn born 
trabalho pela PM: 

( ) MELHOR RECRUTAMENTO 
( ) MELHOR PREPARO DO HOMEM 
( ) MELHORES VIATURAS 
( ) MELHORES SAlARIOS 
( )MELHORESINSTALA<;OES 




