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RESUMO 

GEHA, C. E., ROTHENBURG, V. lmagem publica da Policia Militar do Estado do 
Parana: estudo reflexivo com analise das informa~oes consolidadas das se~oes 
de rela~oes publicas. Este trabalho enfoca a importancia do servi~o da 5.a Seyao/EM 
e das Se¢es P/5 das Organiza~oes Policiais-Militares na divulga~ao da imagem 
publica da Policia Militar do Estado do Parana. A abordagem deste tema e de suma 
importancia, pois se constata que ha falta de profissionais formados e capacitados na 
area para a execuyao das atividades da 5.a Seyao/EM e para as P/5 das Organiza~oes 
Policiais-Militares. Observa-se que existe grande dificuldade de comunicayao entre as 
Se~oes de Rela~oes Publicas e os 6rgaos de imprensa. Falta na corporayao urn melhor 
aproveitamento da produyao de. noticias. Carece de conhecimento tecnico de urn 
servi~o de publicidade e propaganda, voltado para urn trabalho de marketing na 
corporayao. Demonstra que a atividade de P/5 e realizada de forma empirica pela 
maioria das Organiza~oes Policiais-Militares. Parte de seus integrantes sao Oficiais 
recem-formados, sem muita experiencia profissional, alem da grande rotatividade 
desses profissionais em periodo curto de tempo. Os investimentos financeiros aplicados 
sao insuficientes para a realiza~ao plena de suas atividades. Falta ligayao direta e 
eficiente das Se¢es de Rela~oes Publicas das Organiza~oes Policiais-Militares, na 
capital e no interior do Estado com a 5.a Seyao/EM. Expoem-se os motivos pelo estudo 
realizado, da imagem publica da Corpora~ao e recomendam-se as melhorias para 
orientar corre¢es da situayao atual. 

Palavras-chave: imagem publica. rela¢es publicas. Policia Militar. Parana. 

E-mail: vanderleyrothenburg@yahoo.com.br; ceg29@ig.com.br 
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1. INTRODUCAO 

A Policia Militar do Estado do Parana, institui~o pertencente a Secretaria de 

Estado da Seguranya Publica, 6rgao que esta presente nos 399 municipios do Estado, 

dedica-se 24 horas por dia em prol da causa publica, objetivando satisfazer os anseios 

da comunidade. 

0 emprego da Policia Militar para prover a seguranya do cidadao e das 

institui9oes democraticas e de grande responsabilidade e relevancia. Na busca desse 

objetivo, os seus integrantes se dedicam diuturnamente para alcan9ar a qualidade em 

suas atividades, repassando a popula~o a sensa~o de seguranya. Tal procedimento 

conduz a verifica~o, por meio de estudos cientificos, de qual e a imagem que a 

Corpora980 esta passando a popula9aO. 

A rela9ao dos policiais-militares com a comunidade e o que determina a imagem 

da lnstitui~o Policiai-Militar. Para tanto, a Corpora9ao emprega a sua sa. Se~o do 

Estado Maior e as Se9oes de P/S (rela9oes publicas), utilizando como meio de 

comunica~o aproximar a Corpora~o com a popula~o no sentido de entender e 

conhecer a nobre missao da Policia Militar. 0 objeto de Estudo deste trabalho esta 

limitado a verificar por meio de pesquisa junto as se9oes P/S a imagem Publica da 

Policia Militar do Estado do Parana. 

Embora a Policia Militar do Estado do Parana tenha iniciado suas atividades em 

18S4, ate a data de hoje tern muita dificuldade em mostrar a sua correta e verdadeira 

imagem para a popula~o. Ha de se considerar que muita coisa melhorou na estrutura 

da sa. Se~o/EM e nas P/S das Unidades, mas ainda existe a necessidade de grandes 

investimentos no que diz respeito a recursos materiais, humanos, estruturais, 

financeiros e tecnol6gicos para a execu~o de sua atividade-fim. 

Como consequencia, observa-se que a comunidade de maneira geral e boa 

parte dos policiais-militares ainda nao tern conhecimento das transforma9oes e das 

melhorias dos diversos servi9os que a sesquicentenaria Corpora~o tern oferecido e 

que sao divulgados pela sa. Se~o/EM e pelas Se9oes das PIS das Organiza9oes 

Policiais-Militares. Portanto, o contexto da investiga~o foi definido para aplica9ao dos 

questionarios em todas as Se¢es de Rela¢es Publicas das Organiza¢es Policiais-
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Militares do Estado do Parana. A sesquicentenaria Corpora~o e vista pelos 

desavisados e desinformados, seja por uma boa parcela da comunidade, como uma 

institui~o destinada (mica e exclusivamente para atender aos interesses do Estado e 

nao aos do cidadao, sendo considerado seu trabalho como repressor e nao como 

protetor de uma sociedade que clama diariamente por seguran98. 

A imagem da Corpora9a0, ainda hoje, e difundida pelos 6rgaos de imprensa 

como sendo a de uma policia extremamente violenta e que nao observa os direitos 

individuais do cidadao, e que deixa de atender a sua nobre e sagrada destina~o 

constitucional que e a de prover a seguran98 publica por meio do policiamento 

ostensivo preventivo fardado e a preserva9ao da ordem publica e de for9a auxiliar e 

reserva do Exercito Brasileiro, conforme §§ S0
. e 6°., do Art. 144 da Carta Magna, 

podendo participar da Seguran9a Nacional, em atribui96es especificas na Defesa 

lnterna e na Defesa Territorial. 

A pergunta essencial da pesquisa foi definida como sendo: qual a imagem 

publica da Policia Militar do Parana? Percebe-se que falta informa9ao sobre o trabalho 

diuturno realizado pela Policia Militar do Estado do Parana ou uma politica publica para 

divulgar as a9oes e os trabalhos das Organiza¢es no processo de divulga9ao da 

imagem institucional. 

Neste encaminhamento apresenta-se o problema da pesquisa: como 

demonstrar os principais impactos para orienta~o institucional nas diversas a¢es 

desenvolvidas para construir uma imagem publica da Policia Militar do Estado do 

Parana? 

Busca-se, neste sentido, conscientizar a sociedade sobre o trabalho e a fun9ao 

constitucional da Policia Militar do Estado do Parana referente a sua imagem publica. A 

partir da analise das informa¢es consolidadas das Se9oes de Rela9oes Publicas 

espera-se propor mudan98s, adapta9oes, orienta9oes e corre9oes nasa. Se~o/EM e 

nas P/5. Face ao atendimento do publico interno quanto ao extemo, transformando-os 

em setores altamente especializados e qualificados com a utiliza~o da Comunica~o 

Social, podendo assim, definir estrategias que possam alcan99r a comunidade, 

divulgando a verdadeira imagem publica da Policia Militar do Parana de forma eficaz, 

eficiente e efetiva. 
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Quanto a Justificativa do trabalho, vale destacar a contribui~o e relevancia na 

valoriza~ao da imagem publica da Policia Militar do Estado do Parana, tentando 

sensibilizar de forma planejada as a~oes desenvolvidas que causem impacto a 
sociedade em termos de Seguran~a Publica pelos aspectos institucionais positives de 

toda a organiza~ao. 

0 titulo do trabalho de conclusao foi definido como "lmagem Publica da Policia 

Militar do Estado do Parana: estudo reflexive com analise das informa~es 

consolidadas das se~oes de rela~oes publicas". 

0 presente trabalho tern por objetivo apresentar diagn6stico acurado da real 

situa~ao da Policia Militar do Estado do Parana em rela~o a sua imagem publica. 

Especificamente, aborda os seguintes objetivos: fundamentar teoricamente o 

que vern a ser Comunica~o Social, Rela~oes Publicas e lmagem Publica; pesquisar e 

analisar as legisla~oes em vigor, referente a regulamenta~o e estrutura~o da 53
. 

Se~ao do Estado Maior e da Se~ao de Rela~oes Publicas- P/5 das Organiza~oes 

Policiais-Militares; diagnosticar, a partir das informa~oes coletadas, a real situa~ao da 

imagem publica da Corpora~o. considerando o impacto na sociedade; e apresentar 

propostas para melhorar a divulga~o da imagem publica da Policia Militar do Estado 

do Parana. 

Apresenta-se a estrutura organizacional do trabalho de' conclusao na seguinte 

sequencia: fundamenta~o te6rica, metodologia definida para realizar a pesquisa, 

estudo reflexive sobre a imagem da Policia Militar, conclusoes e recomenda~oes. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Nesta abordagem da fundamentayao te6rica destacam-se os seguintes itens: 

principais aspectos hist6ricos da Policia Militar, origem da Policia Militar no Brasil, 

criayao da Policia Militar do Estado do Parana, principais personalidades que 

contribuiram para a hist6ria da Policia Militar do Parana, fases da evoluyao da Policia 

Militar, principais competencias das Policias Militares, legislayoes ordinarias, principios 

norteadores da missao das Policias Militares, estrutura basica da Policia Militar do 

Parana, requisitos essenciais para compor o quadro, imagem do policial-militar, 

imagem institucional, Comunicayao Social, Relayaes Publicas e Comunicayao Social 

na Policia Militar do Parana. 

2.1. PRINCIPAlS ASPECTOS HISTORICOS DA POLiCIA MILITAR 

Desde a criayao da DIVISAO DA GUARDA REAL DA POLiCIA DA CORTE, 

durante o periodo do Brasil- Imperio, por meio de Decreto baixado por D. Joao VI, em 

13 de maio de 1809, a qual devera ser formada dos melhores soldados escolhidos 

dentre os quatro Regimentos de lnfantaria e Cavalaria de Linha da Guamiyao da Corte 

e, nao s6 pela preferencia de sua robustez indispensavel para as funyaes do penoso e 

aturado serviyo a que sao destinados, mas ainda, pela circunstancia de melhor 

morigerayao e conduta. Passando pelo advento do Decreto Lei 667/69 que estruturou 

e organizou as Policias Militares, dando-lhes exclusividade na execuyao do 

policiamento ostensivo e manutenyao da ordem publica e, ainda, a sua ampliayao da 

missao constitucional das Policias Militares, conforme previsao constitucional do§ 5°, 

do artigo 144 da Constituiyao Federal de 1988, ao findar do seculo XX, as Policias 

Militares terminaram o milenio com uma hist6ria cheia de heroismo e luta pela 

sobrevivencia institucional e se aprofundar, observa-se que sempre lutou em prol da 

garantia da ordem publica na convivencia pacifica de homens em sociedade. 

Agora, com o inicio do seculo XXI, M de se considerar as mudancas politicas e 
sociais em toda humanidade, destacando-se a valorizayao da informayao, do 
conhecimento e da comunicayao, fazendo a grande diferenca perante a 
opiniao publica, mais uma vez as Policias Militares deverao se preparar para 
acompanhar esta evoluc;:ao e manter-se no cenario nacional como uma 
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Corporayao que vern acompanhando o desenvoMmento e atendendo as 
necessidades da comunidade no que diz respeito a manutenyao da ordem 
publica. (GEHA, 2002, p. 14). 

Para tanto, e hora de despertar para os novas acontecimentos: hoje, a 

comunica<;ao tornou-se essencial em nossa sociedade, vista que a midia e 

considerada como o "4.0 Poder" no pais. 

Nesta transposi<;ao do seculo XX para o seculo XXI, percebe-se o avan<;o da 

tecnologia dos meios de comunica<;ao, pois se observa a sua importancia no 

desenvolvimento sociol6gico e cientifico da humanidade. 

Diante da evolu<;ao da comunica<;ao e a modifica<;ao do comportamento 

humano, houve a necessidade das empresas publicas e privadas adaptarem-se a essa 

nova realidade. 

Por meio da Lei n°. 5.377, de 11 de dezembro de 1967 e do Decreta n°. 63.283, 

datado de 26 de setembro de 1968, foi regulamentada a atividade de rela<;<)es publicas 

no Brasil. Estas surgiram como interpretes das politicas de diretrizes das organiza<;oes 

modernas visando melhoria nos padroes de intera<;ao social, do processo de 

intercomunica<;ao e inter-rela<;ao humana. 

A Policia Militar e urn exemplo de institui<;ao afetada por essa nova realidade, 

pois sua aten<;ao esta voltada para o ser humano, pais e deste publico que depende o 

sucesso da Organiza<;ao. 

2.1.1 Origem da Policia Militar no Brasil 

Segundo LENOTTI, 

A Policia Militar e uma instituiyao que integra o aparelho de seguran~ do 
Estado. A Policia, como hoje entendemos, surgiu na lnglaterra no comec;o de 
seculo retrasado. Esta epoca caracterizava-se por profundos e graves conflitos 
sociais gerados pela Revoluyao Industrial. 0 Exercito tradicional, com suas 
taticas convencionais de guerra, foi incapaz de canter a explosao social que se 
afigurava. Dai o aparecimento de uma for~ fixa, profissional, composta por 
voluntaries recrutados na propria comunidade. A experiencia deu certo, e 
historicamente, esta fo~ policial foi-se institucionalizando, tornando-se uma 
profissao de caracteristicas universais, tendo participayao ativa em todos os 
movimentos sociais, ao tempo em que suas func;oes, meramente repressivas, 
se diversificavam, passando a compreender, tambem, atividades de cunho 
preventive e assistencial. (LENOTTI, 1992, p. 27). 
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A criat;ao da Policia no Brasil ocorreu conforme esta expresso no Decreta 

baixado pelo Principe Regente, em 13 de maio de 1809: 

Sendo de absoluta necessidade prover a seguranya e tranquilidade publica 
desta cidade, cuja populacao e trafico tern crescido consideravelmente, e se 
aumentara todos os dias pela afluencia de neg6cios inseparavel das grandes 
capitais; e havendo mostrado experiencia, que o estabelecimento de uma 
Guarda Militar de Pollcia e o mais pr6prio, nao s6 para aquele desejado fim da 
boa ordem e sossego publico, mas ainda para obstar as danosas 
especulac()es do contrabando, que nenhuma outra providencia, nem as mais 
rigorosas leis proibitivas tern podido coibir: sou servido criar uma Divisao da 
Guarda Real da Policia desta Corte, com a possivel semelhanya daquela que 
com tao reconhecidas vantagens estabelecidas em lisboa, a qual se 
organizara na conformidade do plano, que com esta baixa, assinado pelo 
Conde de Linhares do meu Conselho de Estado, Ministro e Secretario de 
Estados dos Neg6cios Estrangeiros e da Guerra. 0 Conselho Supremo Militar 
o tenha assim entendido e o faya executar na parte que lhe tocam. 
I - 0 Comandante desta Guarda sera sujeito ao Govemador das Armas da 
Corte de que recebera o santo todos os dias, e ao lntendente Geral da Policia 
para a execucao de todas as suas requisic()es e ordens que ira em pessoa 
receber todas as manhas; sendo obrigado a dar a urn e a outro parte de todos 
os sucessos e novidades que tiverem acontecido no dia e noite precedente, 
alem daquela que deve dirigir ao Ministro dos Neg6cios da Guerra, e dos 
Neg6cios do Brasil, que o e tambem da Fazenda. 
II - Esta Guarda sera formada dos melhores Soldados escolhidos entre os 
quatro Regimentos de lnfantaria e Cavalaria de Linha da guarnicao desta 
Corte; nao s6 pela preferencia de sua robustez indispensavel para as func()es 
do penoso e aturado servic;o a que sao destinados, mas ainda pela 
circunstancia de melhor morigeracao e conduta. (VALLA, 1999, p. 22). 

A Policia Militar e uma instituic;ao, seja: urn grupo organizado segundo normas 

estabelecidas que rejam e orientam o comportamento de seus membros; tern uma 

base fisica que sao seus quarteis, possui uma unidade interna favorecida pela 

dominat;ao de uma ideologia, que e a ideologia militar; em outra perspectiva, pode-se 

referir aos agentes encarregados do funcionamento da instituit;ao, e execuc;ao da 

atividade policial, categoria, esta, que nao constitui em si mesma uma classe social 

distinta, embora possa apresentar uma unidade propria e uma autonomia relativa com 

relac;ao as classes sociais existentes na sociedade. Alem disso, a instituic;ao apresenta

se rigidamente hierarquizada, e seus membros sao oriundos de camadas sociais 

diversas, e se apresentam de modo uniforme. 

Como instituic;ao, ela constitui uma agencia de controle social, encarregada de 

prevenir e reprimir as tensoes existentes nos diversos setores do sistema social. 
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A Pollcia Militar e, tambem, uma organizayao tendendo ao modelo ideal
racional concebido por Max Weber. Tomando como referencia esse modelo, 
encontramos, na Policia Militar, diversos aspectos, como por exemplo, os 
indicadores de urn consideravel lndice de burocratizayao, caracterlsticos desse 
modelo, que se objetiva numa clara divisao do trabalho de atividades 
integradas configurando uma hierarquia bastante diferenciada e rlgida, com 
areas de competencia e autoridade, cuja extensao esta limitada de maneira 
precisa, por normas impessoais, que enfatizam o cargo, e nao o seu ocupante. 
Todo o funcionamento interno, bern como o exerclcio da atividade policial e 
nlvel externo acha-se regulamentado minuciosamente, por intermedio de 
normas bastante especlficas que se organizam de acordo com o modelo 
constituldo. As poHticas de pessoal e promoyao tendem a ser feitas a base de 
qualificayao tecnica, orientada por criterios impessoais, tais como, o 
merecimento e a antiguidade. 0 comportamento dos agentes tende a ser 
impessoal tanto entre os policiais, como entre os policiais e o publico, 
(LENOTTI, 1992, p. 27-28). 

2.1.2 Criagao da Policia Militar do Parana 

Desde a epoca da lndependencia do Brasil, ate meados do anode 1840, os 

habitantes da Comarca de Curitiba, preocupados com o surto de progresso da referida 

Comarca, trabalhavam com denodo e dedicagao para a emancipagao do PARANA, 

cujo desenvolvimento industrial, comercial e agricola, reclamava urgente separagao 

dessa regiao, da Provincia de Sao Paulo. 

Quando Martim Afonso de Souza, urn dos mais celebres exploradores das 

costas do Brasil, incumbido por D. Joao Ill de colonizar a nossa querida Patria, fundou 

em Sao Paulo as duas colonias, uma denominada Sao Vicente e a outra Piratininga, 

no principia do seculo XVI, o Parana atual nao contava em seus vastos territories com 

povoagoes do elemento branco, senao com numerosas tribos de indigenas, que viviam 

errantes por todos os pontos do literal e do interior. 

Preocupado com o povoamento de sua Capitania, Sao Vicente, da qual fazia 

parte o atual Estado do Parana, Martin Afonso, comegou a exploragao do territ6rio do 

Parana pelo literal e interior, langando desde logo o lineamento de diversas povoagoes. 

Nesse trabalho de povoamento do solo paranaense, Martin Afonso de Souza teve que 

lutar com os silvicolas, nao s6 no literal como no interior, cujos sertoes estavam 

habitados por esses heroicos filhos da selva. 

Perseguidos, em todos os pontos, por homens que tencionavam colonizar, os 

silvicolas foram obrigados a se internar ainda mais, para cederem Iugar ao elemento 



17 

branco. Muito tempo depois de Martin Afonso de Souza, veio Eleodoro Ebano Pereira 

que juntamente com outros, entre eles Felipe Camarao, tra~aram os primeiros es~os 

da Vila de Paranagua, encantados pela beleza do Iugar. Subindo a Serra do Mar, eles 

fundaram a povoa~ao de Curitiba. No interior, os exploradores que vinham de 

Piratininga desbravaram os sertoes paranaenses, deixando atras de si, nucleos de 

povoa~aes. 

Apesar de ter desenvolvido muito, o Parana ate meados do seculo XIX, ainda 

vivia sob o Governo da entao Provincia de Sao Paulo, da qual se separou na 

memoravel data de 19 de dezembro de 1853, ficando com a denomina~o de Provincia 

do Parana. (Parana: Canal que liga dois rios). 

Para instalar e presidir a nova Unidade Imperial, antiga quinta Comarca de Sao 

Paulo, o Conselho da Coroa escolheu a pessoa do insigne estadista Zacarias de G6es 

e Vasconcellos (pela Carta Imperial de 27 de setembro de 1853), criador da atual 

Policia Militar do Parana. 

T omando posse perante a Camara Municipal de Curitiba, Zacarias de G6es e 

Vasconcellos, iniciava uma nova era da hist6ria paranaense. Quando aquele estadista 

instalou a Provincia, s6 havia urn pequeno destacamento policial de Guardas 

Municipais que guarneciam Palmas e a Estrada da Mata. A Guarda Municipal, sem 

traquejo de armas, tambem dava destacamentos para o servi~o de carater policial e 

postal, mas essa milicia clvica nao estava devidamente organizada. 

Paranagua, Curitiba e Castro queriam concentrar nas suas sedes todas as 

for~as da Guarda Nacional, porem, os chefes politicos nao queriam ceder parcelas do 

poder, mesmo aos parentes e amigos que pareciam adivinhar os seus desejos. 

Encontrada a Provincia em completo abandono, uma das primeiras providencias 

administrativas que o alto espirito do Presidente Zacarias pareceu se impor, foi ada 

ordem publica e a seguran~ individual. 

Foi seu decidido e ilustre colaborador nessa obra de reforma de costumes, o Sr. 

Antonio Manoel Fernandes Junior, nomeado Chefe de Policia, por Carta Imperial de 20 

de outubro de 1853, que por sua vez dividiu a Provincia em distritos, nomeando as 

respectivas autoridades e criou a efemera "Guarda de Pedestres", para atender o 
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policiamento de Curitiba, cujos integrantes em numero de 9 (nove), foram nomeados a 

partir de abril daquele ano. 

A primeira Lei sancionada por Zacarias foi a de 28 de julho de 1854, que fixou a 

Vila de Curitiba como Capital da Provincia. Nessa mesma Jegislatura, foram votados e 

sancionados mais dezenove projetos, avultando-se entre eles, aquele que autorizou a 

organizayao da Companhia de Forya Policial (primeira denominayao da atual Polfcia 

Militar do Parana). 

De acordo com Lei provincial n°. 7, de 10 de agosto de 1854, ZACARIAS DE 

GOES E VASCONCELLOS, Presidente da Provincia do Parana, fayo saber a todos os 

seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sanciono a Lei 

seguinte: 

Art. 1 ° - Fica o Governo autorizado a organizar uma Companhia de Forya 

Policial como total de 67 (sessenta e sete) prayas e soldo constante do "PLANO" junto, 

assim como a de depender o que for necessaria para armamento, equipamento, 

expediente, luzes, aluguel de casas, para quarteis da Companhia e Destacamentos. 

Art. 2° - 0 Presidente da Provincia tara o Regulamento necessaria a economia, 

disciplina e moralidade da Companhia, marcando o modo e o tempo de engajamento. 

Este Regulamento sera submetido a aprovayao da Assembleia em sua proxima 

reuniao, ficando em vigor desde sua publicayao. 

Art. 3° - Ficam revogadas as disposiyoes em contrario. Mando, portanto, a todas 

as autoridades a quem conhecimento e execuyao da referida Lei pertencer, que a 

cumpram e fayam cumprir tao inteiramente como nele se contem. 

0 Secretario desta Provincia a faya imprimir, publicar e correr. Palacio do 

Governo, em 10 de agosto de 1854, trigesimo terceiro ano da lndependencia e Imperio. 

2.2. PRINCIPAlS PERSONALIDADES QUE CONTRIBUiRAM PARA A HISTORIA DA 

POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Antes da efetiva criayao da atual Polfcia Militar do Estado do Parana, e mesmo 

antes da instalayao da Provincia do Parana, havia, para a manutenyao da ordem, uma 

organizayao denominada "Companhia de Ordenanyas" - uma em Curitiba e outra em 
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Paranagua. Outra, denominada "Guardas Municipais Permanentes" que protegia a 

"Estrada da Mata", e tinha destacamento em Palmas e Guarapuava. Francisco Xavier 

Pizarro foi o primeiro comandante da Companhia de Ordenam;as que se instalou em 

Curitiba, por volta de 1721/22. 

Em 19 de dezembro de 1853, nos tempos do 2.0 Imperio do Brasil, apos meio 

seculo de lutas e propagandas, e atendendo as relevantes necessidades, foi instalada 

oficialmente a Provincia do Parana, emancipando-se, assim, da Provincia de Sao 

Paulo, da qual era 58
. Comarca. Foi nomeado para presidir e administrar a nossa 

Provincia o Conselheiro Zacarias de Goes e Vasconcelos que, em 10 de agosto de 

1854, sancionou a Lei n°. 7, criando a "Companhia da Forya Policial da Provincia", 

primeira denominayao da PMPR, tendo sido o seu primeiro comandante o Capitao do 

Exercito Joaquim Jose de Moreira Mendonya, com urn efetivo previsto de 67 homens, 

inicialmente. 

Em 1865, a Companhia da Forya Policial da Provincia, recebeu o seu batismo 

de sangue e luta, integrando os "Batalhoes de Voluntarios da Patria", tomando parte na 

Guerra do Paraguai, durante longos e sangrentos cinco anos da guerra. Os policiais

militares que participaram da guerra regressaram cobertos de gloria e com o peito 

forrado de medalhas, por terem se destacado na defesa do solo brasileiro. 

Medalhas conquistadas pelo Alferes Fidencio Lemos do Prado, urn dos policiais

militares que participaram da Guerra do Paraguai, o qual resgatou uma Bandeira 

Imperial Brasileira, que havia sido apreendida do vapor "Marques de Olinda", no Mato 

Grosso por tropas paraguaias e que estavam servindo de TAPETE no gabinete do 

ditador Solano Lopez, em Assunyao. 

Na sequencia de sua historia, quando o Estado do Parana era governado por 

uma junta provisoria chefiada pelo Coronel Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva, o 

Decreto n°. 104, de 09 de agosto de 1890, revogou o Plano da Forya Policial e previu 

que o mesmo deveria compor o CORPO POLICIAL DO ESTADO, a partir do 2°. 

semestre daquele ano. 

A partir desse Decreta, a Forya Policial denominou-se Corpo Policial do Estado, 

mencionando tambem no Decreto n°. 118, de 14 de outubro do mesmo ano. Ja no ano 

seguinte, atendendo o que em oficio apresentado pelo Coronel Candido Dulcidio 
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Pereira, comandante da Companhia do Corpo Policial, por interrnedio do Dr. Chefe de 

Policia, e considerando que era urgente necessidade dar uma organizayao militar ao 

referido Corpo Policial para que pudesse satisfazer as exigencias do serviyo publico, o 

Coronel Roberto Ferreira (Chefe da Junta Provis6ria) sancionou o Decreto n°. 4, de 10 

de dezembro de 1891, aprovando provisoriamente o novo regulamento de 

reorganizayao do Corpo Policial do Estado. 

No ano seguinte, sendo o Corpo Policial do Estado ainda comandado pelo 

Coronel Candido Dulcidio Pereira, o Congresso Legislativo do Estado do Parana 

decretou e o Dr. Francisco Xavier da Silva, que governava o Parana, sancionou a Lei 

n°. 36, de 05 de julho de 1892, aprovando novo regulamento e mudou a denominayao 

para "REGIMENTO DE SEGURANQA", que passou a compor-se de urn corpo misto de 

cavalaria e infantaria, com organizayao militar, e a missao de manter a ordem publica 

dos cidadaos e garantindo a plena execuyao das leis. 

Em 1893, irrompeu no Estado do Rio Grande do Sui, uma Revoluyao que atingiu 

proporyao nacional, conhecida historicamente como "Revoluyao Federalista" que 

envolveu "maragatos" e "pica-paus". 

A Revoluyao era liderada por Gaspar da Silveira Martins. As foryas do governo 

lutavam bravamente para conter os aliados de Silveira Martins. No Parana, o 

Regimento de Seguranya, atual PMPR, sob o comando do Coronel Dulcidio Candido 

Pereira, foi colocado a disposiyao do governo federal e passou a integrar a forya 

comandada pelo General Argolo - mais tarde Argolo foi substituido pelo Coronel 

Carneiro que comandou a defesa da cidade da Lapa, ate sua morte, ocorrida no dia 09 

de fevereiro de 1894 - para combater o avanyo dos federalistas chefiados por 

Gumercindo Saraiva. 

Nesse epis6dio, conhecido como "Cerco da Lapa", a resistencia do Regimento 

de Seguranya foi alem do heroismo, opondo resistencia aos revolucionarios e cobrindo 

todos os pontos estrategicos; somente quando em violento ataque, veio a morrer em 

combate o primeiro e mais bravo her6i de nossa Corporayao, o Coronel Dulcidio, foi 

que cessou a resistencia, tendo sido subjugado todo o Regimento de Seguranya. 

Em 1912, ainda com a denominayao de Regimento de Seguranya e sob o 

comando do Coronel Joao Gualberto Gomes de Sa Filho, a Corporayao, atendendo 
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solicitac;ao do governo do Parana, embarcou a tropa com destino aos Campos do Irani, 

na regiao de Palmas, para combater as desordens provocadas pelos fanaticos 

liderados pelo falso monge Jose Maria, que atuavam na regiao. 

No local chamado Irani, teve Iugar o sangrento epis6dio conhecido 

historicamente como "Combate do Irani", onde tombaram em combate, o Cel Joao 

Gualberto e o falso monge Jose Maria. A campanha do Contestado ficou conhecida 

como a "Guerra do Contestado", onde morreram aproximadamente vinte mil pessoas. 

Essa guerra e para a maioria desconhecida. 

Anos mais tarde, o Regimento de Seguranc;a passou a denominar-se "FORCA 

MILITAR DO EST ADO DO PARANA", por meio do Decreto n°. 475, de 09 de julho de 

1917, quando passou a ser considerada forc;a auxiliar do Exercito Nacional. 

Na "Revoluc;ao de 1924", a Forc;a Militar combateu os Revolucionarios de lsidoro 

Lopes em Sao Paulo, no Parana e nos limites de Mato Grosso. Na epoca, foi 

organizado urn "Batalhao de lnfantaria", sob o comando do Capitao Joaquim Antonio 

de Moraes Sarmento. Nessa campanha, o Capitao Sarmento atingiu os pfncaros da 

gloria militar, pelo seu destemor e resistencia e junto dele, todos os homens ao seu 

comando pelo denodo e bravura. 

Outras paginas gloriosas da milfcia paranaense foram escritas durante a 

revoluc;ao de 1930, originada com a subida ao governo de Getulio Vargas, ao qual 

havia sido eleito Julio Prestes de Albuquerque. 

Quando da Revoluyao Paulista, conhecida como a "Revoluyao Constitucionalista 

de 1932", que desejava a volta do pais ao regime constitucional, a Corporac;ao 

paranaense, mais uma vez, tomou parte dos combates na luta contra os 

revolucionarios. 

Em 1946, a Forc;a Militar do Estado, passou a tomar a denominayao de 

"POLfCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA", dada pelo Decreto-Lei n°. 544, de 17 

de dezembro de 1946, denominayao mantida ate os dias de hoje. 
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2.2.1 Fases da Evolu~o da Policia Militar 

A evolucao da Policia Militar do Parana tern demonstrado que esta lnstitui~o 

tern alcanyado fases distintas. A primeira fase, que se estendeu de 1854 a 1932, e 

caracterizada pela participacao da Policia Militar em diversos movimentos, sendo 

empregada como tropa de combate, que podemos chamar de periodo belico. 

A Segunda fase perdurou de 1934 a 1946, periodo que, cessados os 

movimentos revoltosos, a Policia Militar comeyou a se adaptar aos novos tempos, 

porquanto entendia que nao se poderia continuar como uma forca essencialmente 

militar. Assim, a adaptacao teve que se iniciar com o publico interno, pois era 

necessaria mudar a mentalidade de militar para policial-militar, urn periodo de 

transicao. 

Com a Constituicao de 1946, a Policia Militar inicia uma fase da 

redemocratizacao, que se estende ate o ano de 1964. Nesse periodo, a Policia Militar 

ja havia abandonado as !ides militares e se engajado a nova missao: o policiamento 

ostensivo para a manuten~o da ordem. 

Com a queda de Joao Goulart e a instala~o do Governo Militar, apesar de ter 

sua missao delineada na Constitui~o de 1967, como sendo a de manuten~o da 

ordem publica, a Policia Militar atuou, prioritariamente, voltada para a seguranya do 

Estado, em detrimento da seguranya do cidadao. 

Esta fase, chamada de "Fase da Repressao" perdurou ate o tim do regime 

militar. A formacao profissional era baseada na subversao da ordem, tecnicas anti

guerrilha urbana e rural; aprendiam-se tecnicas de guerra convencional alem de outros 

aspectos voltados a formacao basica militar das Forcas Armadas, mais 

especificamente do Exercito Brasileiro. 

Era natural que muitos policiais-militares possuissem, em todos os niveis 

hierarquicos, dificuldade de estabelecer uma diferenciacao objetiva entre o inimigo, que 

na concep~o de guerra convencional deve ser vencido, com o cidadao que esta 

agindo fora do contexto estabelecido para o convivio social. 

Com a promulga~o da Constitui~o de 1988, inicia-se a quarta fase da Policia 

Militar a qual podemos chamar de "Fase da Cidadania", onde a missao da Policia 
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Militar foi direcionada para a preserva~o da ordem publica, baseando-se a sua 

conduta na obediencia as leis, o respeito a dignidade da pessoa e a prote~o dos 

direitos humanos. Assim, a Policia Militar esta em plena fase de adequa~o aos 

valores culturais e sociais atuais; felizmente a lnstitui~o Policial Militar acompanhou 

essa evolu~o. adequando a formac;ao profissional em sintonia com a Constituic;ao em 

vigor. 

2.2.2 Principais Competencias das Policias Militares 

0 embasamento legal, de maior amplitude, para o exercicio do policiamento 

ostensivo, por parte da Policia Militar, esta preconizado no paragrafo 5°, do artigo 144, 

da atual Constitui~o Federal, que atribui como competencia de Policia Militar a policia 

ostensiva e a preserva~o da ordem publica. 

Na competencia originaria, no artigo 144, apresenta o seguinte: 

Art. 144- A Seguranya Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas 

e do patrimonio, por meio dos seguintes 6rgaos: 

I - ... ; 

II - ... ; 

111-... ; 

IV-... ; 

V- Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

[ ... ] 

§ 5° - As Policias Militares cabem a policia ostensiva e a preserva~o da ordem 

publica; aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuiyaes definidas em lei, 

incumbe a execuc;ao de atividades de Defesa Civil. 

§ 6° - As Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, foryas auxiliares e 

reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as Policias Civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

Verifica-se assim, que a Constituic;ao alinha como competencia de Policia 

Militar, a policia ostensiva e a preserva~o da ordem publica. 
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Quando mencionada policia ostensiva e a preserva~o da ordem publica, em 

vez de policiamento ostensive, estende o conceito, levando-se alem do planejamento e 

da execu~o e, quando deixa de atribui-lo a outro 6rgao, estabelece a exclusividade. 

Quando menciona preservac;ao da ordem publica, a Constituic;ao vincula o n°. 5 ao 

caput do proprio art. 144. Seguranc;a Publicae exercida para a preservac;ao da ordem 

publica, cabendo esta as policias militares. Desta forma, ficou clara a preferencia do 

constituinte pela constancia da prevenc;ao ostensiva a eventualidade da ac;ao 

repress iva. 

0 Desembargador Alvaro Lazzarini do Tribunal de Justic;a do Estado de Sao 

Paulo destaca: 

De outro lado, e ainda no exemplo, as Policias Militares, instituidas para 
exercicio da policia ostensiva e a preservacao da ordem publica (Art. 144, n°. 
5), compete todo universo policial, que nao seja atribuicao constitucional para 
os demais 6rgaos elencados (sic) no artigo 144 da Constituicao da Republica 
de 1988. Em outras palavras, no tocante a preservacao da ordem publica, as 
policias militares nao s6 cabe o exercicio da policia ostensiva, na forma retro
examinadora, como tambem a competencia residual do exercicio de toda 
atividade policial de seguranca publica nao atribuida aos demais 6rgaos. A 
competencia ampla da Policia Militar na preservacao da ordem publica 
engloba, inclusive, a competencia especrtica dos demais 6rgaos policiais, no 
caso de falencia operacional deles, a exemplo de greves ou outras causas que 
os tomem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta as suas atribuicaes ( ... ) 
(LAZZARINI, 1994, p. 33). 

Reafirmando os preceitos contidos na Carta Magna, a Constituiyao do Estado do 

Parana (1990, p.22}, em seu artigo 48, trouxe o embasamento em nivel Estadual para 

a execuc;ao das atividades Policiais Militares, nos seguintes termos: 

A Policia Militar, forya estadual, instituicao permanente e regular, organizada 
com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a 
preservacao da ordem publica, a execucao das atividades de defesa civil, 
preservacao e combate a incendios, buscas, salvamento e socorro publicos, o 
policiamento de transito urbano e rodoviario, de florestas e de mananciais, 
alem de outras formas e funyees definidas em lei. 

lnfere-se que a Constituic;ao Estadual pouco ampliou as disposic;oes legais 

sabre a Seguranc;a Publica, mantendo rigorosamente os limites estabelecidos na 

Constitui~o Federal. 



25 

2.2.3 Legisla~oes Ordim1rias 

Destacam-se peculiaridades das legisla~oes ordim1rias atinentes a Policia Militar 

do Estado do Parana: 

a) Decreta-Lei n°. 667- de 02 de Julho de 1969 

Em 02 de julho 1969, o Governo Militar emitiu o Decreta-Lei n°. 667, que teve 

por escopo reestruturar as Policias Militares. Nao houve grandes mudan~as nas 

atribui~oes. As reda¢es dos artigos 2°., do Decreta-Lei n°. 317 eo 3°., do Decreta-Lei 

n°. 667, possufam equivalentes reda~oes, exceto na letra "a", que estabelecia: 

Art. 3° .... 

a) executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das For~s 

Armadas e os casas estabelecidos em legisla~ao especifica, o policiamento ostensive, 

fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o 

cumprimento da lei, a manuten~ao da ordem publica e o exercfcio dos poderes 

constitufdos. 

b) Decreta-Lei N°. 1.072, de 30 de Dezembro de 1969. 

Outro marco importante na Legisla~o castrense, que originou as estruturas das 

Policias Militares e sua competencia, foi o Decreta-Lei n°. 1.072, de 30 de dezembro de 

1969, vindo a alterar a reda~o da letra "a", do artigo 3°., do Decreta-Lei n°. 667/69, 

que passou ao seguinte texto: 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das For~s 

Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pelas autoridades policiais 

competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manuten~o da ordem 

publicae o exercfcio dos poderes constituidos." 

Com a elimina~ao da expressao "os casas estabelecidos em legisla~o 

especffica", contida no Decreta-Lei 667/69, deu por derradeiro o efeito legal de 

extinguir todas as organiza¢es fardadas, que detinham algum Poder de Policia. 

Nessa epoca em que se deu a extin~ao de algumas institui~oes, que tinham os 

seus efetivos uniformizados, como exemplo as Guardas Civis, as lnspetorias de 

Transito e as Policias Rodoviarias Estaduais. 
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No caso paranaense, e o exemplo dos Guardas Rodoviarios Estaduais, sob a 

egide do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, (D.E.R.), sendo o seu 

efetivo, incorporado a PoHcia Militar do Parana, com quadro em extin9ao. Uma 

instituiyao, mesmo nao prevista em Lei, foi mantida: A PoHcia Rodoviaria Federal. 

c) Decreta N°. 88.777, de 30 de Setembro de 1983. 

Esse Decreta veio regulamentar a aplicabilidade do Decreta-Lei n°. 667 - 02 Jul. 

69. Desta norma regulamentadora, estao inseridas todas as responsabilidades e 

competencias na atividade de policiamento ostensive. Ainda, da a forma administrativa 

das Unidades Policiais Militares. No texto inicial, tem-se o seguinte: 

Aprova o Regulamento para as PoHcias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares. (R-200): 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuiyao que lhe confere o artigo 

81 item Ill, da Constituiyao, DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovado o Regulamento para as PoHcias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares (R-200), que com este baixa. 

Art. 2° - Este Decreta entra em vigor na data de sua publicayao, revogados os 

Decretos n°. 66.862, de 08 de julho de 1970, e n°. 82.020 de 20 de julho de 1978, e as 

demais disposi96es em contrario. 

BRASiLIA, OF, 30 de setembro de 1983, 162° da lndependencia e 95° da 

Republica. 

Na esteira das ordenayoes juridicas que competencializam as lnstituiyaes 

Policiais Militares na execuyao do policiamento ostensive, em obediencia a "Lex 

Maxim us", e demais praxes processuais legiferante, o Estado do Parana, regulamentou 

o Decreta N°. 88.777, de 30 Set. 83, por meio da Lei Estadual sob o N°. 6.774, datada 

de 08 Jan. 76, denominada de Lei de Organizayao Basica da PoHcia Militar do Estado 

do Parana, dispondo sabre a organizayao basica da instituiyao e dando outras 

providencias. 

d) Lei N°. 6.774, de 08 de Janeiro de 1976 1 

1 Reda~o original. 
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Vigendo nos dias atuais, a denominada lei, na forma de regulamentar o Decreta 

Lei n°. 667, discorre sabre as competencias, responsabilidades, atribui~oes de missoes 

e, principalmente, a forma estrutural administrativa atual. 

CAPiTULO UNICO 

DESTINACAO, MISSOES E SUBORDINAQAO: 

Art. 1°. A Policia Militar do Estado do Parana - PMPR, considerada for~ 

auxiliar, reserva do Exercito, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em 

conformidade com as disposi¢es do Decreta-Lei n°. 667, de 2 de julho de 1969, 

destina-se a manuten~ao da ordem publica na area do Estado do Parana. 

Art. 2°. Compete a Policia Militar: 

I - executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares as For~s 

Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pelas autoridades policiais 

competentes, conceituadas na legisla~o federal pertinente, a tim de assegurar o 

cumprimento da Lei, a manuten~ao da ordem publica e o exercicio dos poderes 

constituidos; 

II - atuar de maneira preventiva, como for~a de dissuasao, em locais ou areas 

especificas, onde se presuma ser possivel a perturba~o da ordem; 

Ill- atuar de maneira repressiva, em caso de perturba~ao da ordem, precedendo 

o eventual emprego das For~s Armadas; 

IV - atender a convoca~ao do Governo Federal em caso de guerra externa, ou 

para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou amea~ de sua irrup~o. 

subordinando-se ao Comando da sa Regiao Militar, para emprego em suas atribui~oes 

especificas de Policia Militar e como participante da defesa territorial; 

V - realizar servi~os de preven~o e de extin~o de incendios, simultaneamente 

com o de prote~o e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bern como o 

de busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, inunda¢es, 

desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e calamidades publicas. 

Art. 3°. A Policia Militar, nos termos da legisla~ao federal pertinente, subordina

se operacionalmente ao Secretario da Seguran~a Publica do Estado do Parana. 
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Art. 4°. A administra~ao, o comando e o emprego da Corpora~ao sao da 

competencia e responsabilidade do Comandante-Geral, assessorado e auxiliado pelos 

6rgaos de dire~o. 

Deveras que, esgotando o assunto a respeito das ordena~oes legais que 

sedimentam a responsabilidade e competencia legal da Policia Militar do Parana, como 

ente estatal legalmente incumbido pela execu~ao do policiamento ostensive e demais 

missoes, mesmo na forma residual que albergam a 6rbita de sua competencia. 

2.3. PRINCiPIOS NORTEADORES DA MISSAO DAS POLiCIAS MILITARES 

A presen~a da policia ostensiva e fundamental para despertar na comunidade a 

desejada sensa~o de seguran~a. Esta sensa~ao se desenvolve e se amplia na 

medida em que a presen~ policial e levada a efeito de forma real e efetiva. 

Entretanto, essa sensa~ao tendera aumentar, consideravelmente, em fun~o do 

pronto atendimento, ou seja, da resposta imediata irradiada pelos executores do 

policiamento ostensive, motivando a eleva~ao da cren~. confian~ e reconhecimento 

por parte da comunidade, publico-alva dos servi~os prestados pela Policia Militar. 

A popula~o, de uma maneira geral, seja nos grandes Centros Urbanos, nas 

Regioes Metropolitanas, nas periferias e mesmo nas areas rurais, em face de escalada 

do crime, vive atualmente insegura e intranquila. Por isso, buscam nos 6rgaos 

responsaveis pela seguran~ publica medidas que conduzam ou proporcionem a 

devida prote~ao do individuo e dos seus direitos e bens. 

A par disso, a constante evolu~o e muta~o da sociedade exige que em todos 

os campos de atividades profissionais se desenvolva, na mesma velocidade, urn 

processo continuo de aperfei~amento tecnico-profissional, objetivando adequar a 

presta~ao de servi~os a urn perfeito atendimento das aspira~oes e reais necessidades 

da coletividade. 

Com o advento da Constitui~ao de 1.988, ao vigir a Teoria da Responsabilidade 

Objetiva do Estado, houve uma crescente exigencia por parte da comunidade pela 

eficiencia do atendimento do Estado nas lides sociais, onde cada vez mais se exige 

uma melhor presta~o de servi~o. 
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0 Administrador deve, em seu plano de Governo, de Comando, e outros, alocar 

recursos humanos e materiais, no sentido de alcan~r, pelos servic;os dirigidos a 

comunidade, a qualidade total, em satisfacao aos anseios populares, procurando dar 

respostas na intervencao estatal de maneira rapida, precisa e cordial. 

Na area de seguran~ publica, tem-se latente a funcao constitucional da Pollcia 

Militar, na preservacao da ordem publica e o exercicio de pollcia ostensiva. 0 

administrador envida esforc;os para cumprir sua obrigacao constitucional, alocando 

seus meios disponiveis, no caso, recursos materiais (viaturas) e recursos humanos 

(efetivo), a tim de proporcionar a sensacao de seguran~ e tranquilidade publica, por 

meio da execuc;ao do policiamento ostensivo. 

A comunidade nao anseia apenas pela presen~ do policial no atendimento da 

ocorrencia, mas, quer urn profissional devidamente preparado, que intervenha e 

solucione a lide existente entre as partes e que seus anseios ou necessidades sejam 

devidamente atendidos, concluindo que haja a devida satisfac;ao pelo servic;o prestado 

pelo Estado. A eficacia do servic;o a comunidade e exposta pelos resultados dos 

servic;os prestados pela qualidade, pelo pronto atendimento e pelo trato cordial que 

receber. Deve, pelo exposto, existir normas que imperem, nesse sentido, de socializar 

e compatibilizar as atividades de atendimento, com os anseios sociais. 

No Estado do Parana, a Pollcia Militar, ha varias decadas, tern procurado 

adequar as formas de execucao do policiamento ostensivo a realidade da necessidade 

e aspirayaes da sociedade, procurando proporcionar as condiyaes ideais ou desejaveis 

de seguran~ e tranquilidade publica. Nessa concepcao, a corporacao ja colocou em 

pratica varias iniciativas de modelos e sistemas inovadores de policiamento ostensivo, 

com objetivo de prestar urn servic;o de qualidade (com efetividade, eficiencia e 

eficacia). 

Exteriorizando o exercicio do poder de pollcia administrativa, tendo como 

missao, em sintese, assegurar o cumprimento da lei; a preservacao da ordem publica e 

o exercicio dos poderes constituidos. Para cumprir sua missao, compete a Pollcia 

Militar, como pollcia ostensiva preventiva, as seguintes ac;oes de policiamento: 

ostensivo geral, urbana e rural; transito urbana e rodoviario; florestal, de mananciais e 

de preservacao ambiental; guarda das sedes dos poderes estaduais; seguranya 
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externa dos estabelecimentos penais do Estado; radio-patrulhamento terrestre, aereo, 

lacustre e fluvial (a pe, montado, motorizado, embarcado e aereo transportado); 

atividades de garantia do exercicio do poder de policia dos 6rgaos da administra~o 

publica; a policia judiciaria militar e, a presta~ao de assistencia e socorro em geral. 

2.3.1 Estrutura Basica da Policia Militar do Parana 

Lei de Organiza~o Basica da Policia Militar do Estado do Parana, Lei Estadual 

N°. 6.774, de 8 de janeiro de 1976. 

[ ... ] 
Art. 31. As unidades de Policia Militar sediadas na area metropolitana de 
Curitiba sao operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento da 
Capital (CPC}, que e o responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo 
cumprimento das missoes policiais-militares nessa area. 
Art. 32. As unidades de Policia Militar que tenham seus efetivos 
predominantemente destacados no interior do Estado sao operacionalmente 
subordinadas ao Comando do Policiamento do Interior (CPI), que e o 
responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missoes 
policiais-militares naquela area do Estado. 
[ ... ] 
DAS UNIDADES DE POUCIA MILITAR 
Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da mtssao policial-militar, da 
diversidade de processos a serem empregados para o cumprimento dessa 
missao e em razao de caracteristicas fisiograficas do Estado, as unidades 
operacionais da Policia Militar sao dos seguintes tipos [sic]: 
I - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POUCIA MILITAR 
(BPM - Cia PM - Pel PM - Gp PM): [sic] encarregado do policiamento ostensivo 
normal de una determinada area, traduzido pela a~o de patrulheiros-a-pe, 
montados ou motorizados; 
II- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POUCIA MILITAR (Cia lnd·PM): [sic] 
encarregada das mesmas atribuicoes do Batalhao de Policia Militar tern areas 
de menores dimensoes que por suas condi~oes peculiares, nao estejam 
incluidas na area jurisdicional de urn BPM; 
Ill - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POUCIA PORTUARIA (Cia lnd P Port 
- Pel P Port - Gp P Port): encarregada exclusivamente do policiamento 
ostensivo preventivo repressivo e permanencia em areas portuarias, visando a 
prote~o das atividades portuarias e a seguran~ dos usuarios em geral." 
(Aiterado pela Lei n° 15.7 46, de 20 dez. 07); 
IV - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLiCIA DE 
TRANSITO (BP Tran- Cia P Tran- Pel P Tran- Gp P Tran): [sic] encarregado 
do policiamento especializado de transito em areas urbanas, com vistas ao 
cumprimento das mesmas e normas estabelecidas pelo Departamento 
Estadual de Transito ou 6rgao municipal congenere e de acordo com o C6digo 
Nacional de Transito; 
V BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POUCIA DE 
RADIOPATRULHA (BPRP Cia P RP- Pel P RP): encarregado do Policiamento 
ostensivo normal em determinada area, caracterizando-se pelo emprego de 
viaturas em ligacoes radiofonicas permanente com urn centro de operacoes de 
localidade [sic]; 
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VI - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE GUARDA (BP Gd 
- Cia P Gd - Pel P Gd): encarregado do policiamento ostensivo normal, visando 
a guarda e seguran~ de estabelecimentos publicos, em particular, a rede dos 
poderes publicos estaduais, residltncia dos chefes desses poderes e a de 
personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros estabelecimentos 
penais, bern como apoio a fiscalizayao fazendaria [sic]; 
VII- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE CHOQUE (BP 
Chq - Cia P Chq - Pel P Chq): encarregado do policiamento ostensivo visando 
ao restabelecimento da ordem ja perturbada, com o emprego de for~. Sua 
ayao sera exercida nos eventos que requeiram atuayao pronta e energica de 
tropa especialmente instruida e treinada para missOes de contraguerrilha 
urbana e rural; sempre que as necessidades exigirem. Pode ser empregado 
em outro tipo de policiamento, a criteria do Comandante-Geral [sic]; 
VIII- Batalhao (Companhia, Pelotao, Grupo) de Policia Ambiental Forya Verde 
(BP Amb FV - Cia Amb FV - Pel Amb FV - Gp Amb FV): encarregado do 
policiamento ostensivo, visando o cumprimento dos dispositivos legais na 
proteyao da fauna, da flora e do meio ambiente; (Redayao dada pela Lei n°. 
14.960, de 21 dez. 05) [sic]; 
IX - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA 
RODOVIARIA (BP Rv - Cia e Rv - Pel P Rv - Gp P Rv): encarregado do 
policiamento ostensivo visando ao cumprimento das mesmas normas de 
trafego rodoviario, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estradas de 
Rodagem ou pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de 
acordo com o C6digo Nacional de Transito [sic]; 
X- REGIMENTO (ESQUADRAO, PELOTAO, ) DE POLiCIA MONT ADA (Rp P 
Mont Esq P Mont - Pel P Mont) encarregado do policiamento ostensivo normal 
em locais de diffcil acesso ou onde sua presenya possa facilitar as ayOes. A 
criteria do Comandante-Geral podera ser empregado para apoiar ayOes de 
policia de choque [sic]; 
XI- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLiCIA MILITAR 
FEMININA (BP Fern - Cia P Fern - Pel P Fern - Gp P Fern): que tern a seu 
cargo a execuyao do policiamento ostensivo feminino, atuando na seguran~ 
publica, principalmente no que se refere a proteyao de menores, mulheres e 
anciaos. (Revogado pela Lei n°. 12.975, de 17 nov. 00) [sic]. 
XII- Batalhao (Companhia, Pelotao, Grupo) de Patrulha Escolar Comunitaria 
(BPEC - Cia PEC - Pel PEC - Gp PEC): encarregado do patrulhamento 
escolar ostensivo preventivo e perman€mcia em areas internas, externas e 
adjacentes aos estabelecimentos de ensino, atuando supletivamente na 
repressao a crimes e atos infracionais, visando a seguran~ dos alunos, a 
consultoria aos diretores quanto a seguranya e ainda a interayao com a 
comunidade escolar e pais de alunos." (lnserido pela Lei n°. 15.745, de 20 dez. 
07). 
Paragrafo unico. Com o desenvolvimento do Estado e consequente aumento 
das necessidades de seguran~ poderao ser criadas unidades para emprego 
em outros tipos de policiamento especifico, preconizados pela lnspetoria Geral 
das Policias Militares, (PARANA, 2009, p. 8-9). 

Apresenta-se abaixo, a figura 01, contendo o organograma da Policia 

Militar, conforme legislaoao em vigor. 
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Figura 01 - Organograma Geral da Policia Militar 
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Fonte: Lei Estadual N°. 6774/76 

2.3.2 Requisites Essenciais para Compor o Quadro 

Na Policia Militar do Estado do Parana, o ingresso a carreira ocorre por meio de 

concurso publico, quer para o cargo de soldado, quer para o cargo de oficial. 

Segundo o § 1 o da Lei N°.1.943/54, C6digo da PMPR, 

A Corporayao, formada por alistamento voluntario de brasileiros nates, 
matricula no C.F.O.C. e preenchimento regular dos outros quadros, e 
constituida de serviyos e corpos das armas de infantaria e cavalaria, alem dos 
mais que lhes sao peculiares, todos semelhantes aos do Exercito, e em 
unidades com organizayao, equipamento e armamento pr6prios ao 
desempenho das funyoes policiais. 
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De acordo esta Lei, o ingresso nas fileiras da Corporac;ao ocorre da seguinte 

maneira: 

Art. 20-0 ingresso na Corporac;ao dar-se-a: 

a) como oficial nao combatente; 

b) como sold ado; e 

c) como aluno do Curso de Formac;ao de Oficiais Combatentes (C.F.O.C.). 

Art. 21 -Sao condic;oes para o ingresso: 

I - como oficial nao combatente: 

a) aprovac;ao em concurso. 

II - como soldado: 

a) ser brasileiro nato; 

b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica Nacional, 

ou ser portador de autorizac;ao do Comando da Regiao Militar; 

c) ser alfabetizado; 

d) ter comprovada moralidade; 

e) ter capacidade fisica comprovada pelo servic;o de saude da Corporac;ao; e 

f) ter no maximo 30 anos de idade. 

Ill -como aluno do C.F.O.C.: 

a) a respectiva matricula, na forma do Regulamento proprio. 

Art. 22 - 0 ingresso nos quadros de oficiais das armas e dos servic;os s6 e permitido 

nos pastas inicias das respectivas escalas hierarquicas. 

Atualmente, para compor o quadro de Oficiais da PMPR, o candidate deve 

observar atentamente o edital exigido no concurso. 0 Decreta N°. 3132, de 25 de Julho 

de 20082
, disciplina as vagas para o 1°. Ana, do Curso de Formac;ao de Oficiais 

(CFO/PM e CFO/BM) da Policia Militar do Parana. 

Art. 1° - As vagas para o 1. 0 a no do Curso de Formac;ao de Oficiais Policiais

Militares (CFO/PM) e para o 1.0 ana do Curso de Formac;ao de Oficiais 

Bombeiros-Militares (CFO/BM) da Policia Militar do Parana (PMPR) serao 

preenchidas par: 

2 Redacao original. 



I - alunos oriundos do Colegio da Policia Militar do Parana (CPM); 

II - candidates aprovados no Concurso Vestibular (CV). 
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Os alunos, a fim de que possam ocupar vagas destinadas ao CPM, deverao 

atender ainda as seguintes condi<;oes: 

I - haver cursado, integral e ininterruptamente, sem qualquer 

reprova<;ao, os tres anos do ensino medio do CPM, com todos os 

bimestres concluidos; 

II - ter sido aprovado nas provas de habilidades especificas e 

estar classificado dentro das vagas oferecidas aos alunos do 

CPM; 

Ill- haver concluido o 3.0 ano do ensino medio no ano anterior a 

matricula. 

§ 2.0 
- 0 aluno do CPM, que se enquadre nas circunstancias 

constantes neste artigo, devera apresentar, durante o periodo 

destinado as inscri<;oes do cv correspondente, declara<;ao aquele 

6rgao de apoio de ensino, contendo sua op<;ao de curso 

(CFO/PM ou CFO/BM), sendo-lhe vedada a reop<;ao. 

§ 3.0 
- 0 aluno do CPM, manifestada sua op<;ao, sera submetido 

as provas de habilidades especificas, consoante calendario e 

criterios definidos em edital. 

§ 4.0
- Cabera ao Comandante do CPM apresentar ao Diretor de 

Ensino a rela<;ao nominal dos alunos, contendo as suas 

respectivas op<;aes. 

Exigencias para os candidates do concurso vestibular para ingresso ao oficialato 

na Policia Militar do Parana: 

Art. 4.0
- Aos candidates as vagas destinadas ao CV sera exigido, 

alem das formalidades daquele concurso vestibular, o 

atendimento dos seguintes requisites, indispensaveis e de carater 

eliminat6rio, para a matricula no 1.0 ano do CFO/PM e do 

CFO/BM: 



I - candidates civis: 

a) ser brasileiro; 
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b) ter idade entre 16 e 25 a nos, ate a data do ingresso e 

concomitante matricula; 

c) possuir sanidade fisica e mental; 

d) apresentar conduta social irrepreensivel e idoneidade moral 

inatacavel, nao possuindo antecedentes de can~ter policial ou 

criminal que, em razao da natureza e do grau de 

responsabilidades do cargo militar estadual, sejam incompativeis 

com o exercicio das fun9oes institucionais, cuja verifica9ao dar

se-a mediante pesquisa social; 

e) estar quite com as obriga9oes relativas ao servi90 militar; 

f) possuir capacidade fisica, demonstrada por intermedio de 

exames pr6prios; 

g) nao estar sendo processado criminalmente ou haver cumprido 

pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela pratica de 

crime comum ou militar; 

h) estar em dia com as obriga9oes eleitorais; 

i) nao apresentar qualquer tatuagem permanente no corpo, 

mesmo estilizada, que possa expressar ou sugerir qualquer 

liga9ao com gangues, organiza9oes criminosas ou de estimulo a 
violencia e ao uso de drogas, que seja contraria aos principios e 

aos valores de liberdade e democracia, a moral, a lei, a ordem e 

aos bons costumes ou, cujo conteudo, constitua-se em apologia a 
conduta delituosa ou que ofenda os deveres e as obriga9oes 

militares, a etica, a honra pessoal, 0 pundonor militar e 0 decoro 

da classe; 

j) nao ter sido desligado ou excluido da Corpora98o, das For~s 

Armadas, de outras For9as Auxiliares ou de lnstitui9ao Policial, 

por motivo disciplinar ou, como servidor publico, nao haver sido 

demitido a bern do servi90 publico ou por ato de improbidade 
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administrativa, nem tampouco, submetido a processo 

administrativo disciplinar por fato incompativel com o exercicio 

das func;oes institucionais. 

II - candidatos militares, alem do preenchimento dos requisitos 

exigidos dos candidatos civis naquilo que lhe for pertinente: 

a) ter idade ate 30 anos, na data da matricula; 

b) nao estar sendo submetido a Conselho de Disciplina ou a 

Conselho de Justificac;ao; 

c) estar classificado, no minima, no comportamento "born", 

quando contar com menos de cinco anos de servic;o, e, no 

"6timo", ap6s cinco anos de servic;o; 

d) estar autorizado pela respectiva Forc;a Armada ou Forc;a 

Auxiliar, se estiver em atividade. 

Paragrafo unico. Os candidatos definidos no caput estarao 

automaticamente inscritos para as provas de habilidades 

especificas, cujas datas constarao em edital. 

Art. 5°. - As provas de habilidades especificas, aplicadas por 

comissoes designadas pelo Comandante-Geral e pela Junta 

Medica da PMPR, serao realizadas ap6s o exame intelectual do 

CV e compreenderao as seguintes: 

I - sanidade fisica e mental; 

II - capacidade fisica; 

Ill- pesquisa social. 

Para ingresso a Soldado na Policia Militar do Parana, o candidato deveni prestar 

concurso publico e observar rigorosamente o Edital em vigor. 

0 Concurso Publico visa a selecionar candidatos ao ingresso na PMPR, na 

condic;ao de Soldado de 2.8 Classe, e consequente matricula como aluno do Curso de 

Formac;ao de Soldados (CFSd), o qual, concluido com aproveitamento, propiciara a 

imediata promoc;ao do militar a Soldado de 1.8 Classe e enquadramento na 

Qualificayao Policial Militar. 
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Os candidates aprovados em todas as fases do Concurso Publico regulado por 

Edital, dentro do limite de vagas estabelecidas, somente ingressarao na Policia Militar 

do Parana se atendidos os seguintes requisites: 

- Ser brasileiro. 

- Ter concluido o Ensino Medio (ou equivalente). 

- Nao se encontrar denunciado em processo criminal pela pratica de crime de 

natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais ou policiais incompativeis com a 

carreira militar. 

- Ter, no minimo, 1 ,65m de altura, se do sexo masculino e 1 ,60m de altura, se 

do sexo feminino. 

- Estar em dia com as obrigac;oes relativas ao servic;o militar. 

- Estar em dia com as obrigac;oes eleitorais. 

- Ter no minimo 18 (dezoito) e no maximo 30 (trinta) anos de idade no ato da 

inscric;ao, tendo como data definida o ultimo dia de inscric;ao. 

- Nao ter sido excluido ou licenciado a bern da disciplina da PMPR, das Forc;as 

Armadas ou de outras Forc;as Auxiliares. 

- Como servidor publico, nao ter sido demitido a bern do servic;o publico ou por 

ato de improbidade administrativa. 

A Lei N°.1943/54, em seu art. 102, estabelece os deveres do militar. 

Art. 102. - Sao deveres do militar: 

a) Garantir, na esfera de suas atribuic;oes, a manutenc;ao da ordem publica e 

defender o pais, em caso de agressao, especialmente quando convocado na forma 

estabelecida pelas leis federais e estaduais em vigor; 

b) Exercer, com dignidade e eficiencia, as func;oes que lhes forem atribuidas; 

c) Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruc;oes e ordens emanadas 

de autoridades competentes; 

d) Zelar pela honra e reputac;ao da sua classe, observando comportamento 

irrepreensivel na vida publica e particular, e cumprir com exatidao seus deveres para 

com a sociedade; 

e) Acatar a autoridade civil; 
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f) Satisfazer, com pontualidade, os compromissos pecuniarios assumidos e 

garantir a assistencia moral e material de seu lar; 

g) Ser discreto em suas atitudes e maneiras e abster-se de, em publico, fazer 

comentarios ou referir-se a assunto tecnico, de servic;o ou disciplinar, seja ou nao de 

carater sigiloso; 

h) Ser obediente as ordens de seus superiores hierarquicos, mediante rigorosa 

observancia dos regulamentos, empregando toda a sua vontade e energia em 

beneficia do servic;o; 

i) Estar preparado fisica, morale intelectualmente para o perfeito desempenho 

de suas func;oes, e 

j) Ser leal em todas as circunstancias. 

I) Exercer em comissao, cargos de Delegado Regional e Subdelegado de Policia 

que I he for atribuido por Decreta do Chefe do Poder Executivo. (lnserido pela Lei no. 

2.527, de 09 dez. 55). 

2.4. IMAGEM DO POLICIAL-MILITAR 

Depois de uma organizac;ao determinar seu mercado-alvo, de acordo com o 

entendimento e direcionamento do publico, mercado e troca, precisara compreender as 

pessoas que compoem esses mercados, como fator determinante do comportamento 

do consumidor. A organizac;ao orientada para o mercado considera a pesquisa e a 

analise dos consumidores como urn elemento da mais alta prioridade e tern como 

ponto de partida, para o seu pensamento e planejamento, o consumidor-alvo. 

Para concretizar este pensamento, ha a necessidade de ter o interesse em ver 

como seus publicos veem a organizac;ao, seus produtos e servic;os. lsto porque, 

normalmente, as pessoas reagem a organizac;ao, e nao necessariamente, em relac;ao 

a sua realidade. Os lideres das organizac;oes, naturalmente, tern suas imagens da 

organizac;ao, mas geralmente isso diverge das imagens mantidas pelos publicos mais 

importantes que tratam com a organizac;ao. Muitas organizac;oes policiais-militares 

acham que sao justas eficazes e acessiveis. Mas, muitos estudos de imagem mostram 
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o que a comunidade pensa a respeito delas: que sao arbitrarias, ineficientes e 

inacessiveis. 

0 termo imagem tornou-se popular na decada de 1950/60. E, comumente, 

utilizado numa variedade de contextos: imagem organizacional ou empresarial, imagem 

nacional, imagem de marca, imagem publica, autoimagem e assim por diante. As 

razoes pelas quais tantas organiza«;oes estao interessadas em medir e modificar as 

imagens sao explicados em fun«;ao da grande influencia que acreditam que a imagem 

tenha sobre o comportamento das pessoas. Pressupoe que exista uma rela~o intima 

entre a imagem da pessoa quanto a organiza«;ao e seu comportamento para com ela. 

A organiza~o sente que podera obter uma rea«;ao maxima de seu publico por meio da 

aquisi«;ao de uma imagem correta. lsto explica o forte interesse na forma~o de 

imagem. NOBREGA em sua monografia expoe: 

0 conceito de Marketing afirrna que a meta de uma organizayao e satisfazer 
seus clientes e publicos. Embora muitas organizayOes tenham adotado esse 
conceito, e surpreendente como muitas falham em dar o seguinte passo 16gico 
de medir peri6dica e sistematicamente o nivel de satisfayao de seus varios 
publicos, a fim de verificar se esta alcanyado esse objetivo. A conceituayao de 
satisfayao e muito dificil de ser definido e de ter pasta em pratica. Relaciona-se 
com a felicidade, a euforia, a alegria, a ambifflncia, ou como a realizayao 
completa de uma necessidade ou desejo. A satisfayao e revelada pela 
aparencia fisica e pelo comportamento de uma pessoa. 0 problema da 
satisfayao que a pessoa sente esta intimamente relacionado as suas 
expectativas. Quanta maiores forem suas expectativas, tanto maiores serao 
suas insatisfayOes com a oferta corrente. Assim sera possivel, que uma pessoa 
se tome insatisfeita com urn produto ou serviyo apesar de nao ter havido 
nenhuma mudanya no produto ou serviyo. (NOBREGA, 1998, p.23). 

Segundo Peirce, (2000, p. 111) o signo iconico, ja mais sistematizado, diz 

respeito a algo que ja se apresenta como signo, representando alguma coisa e, como 

tal, intrinsecamente triadico, apesar de se tratar de uma triade nao genuina, visto que 

regida por rela«;oes de compara«;ao e cuja referencia ao objeto se da por semelhan«;a. 

Sendo triadico, o signo iconico ou hipoicone tera tres faces ou graus que 

correspond em: 

-a imagem; 

- ao diagrama e, 

-a metafora. 

Urn leone e urn "representamen" daquilo que ele represents e para a mente que o 
interprets como tal, em virtude dele ser uma imagem imediata, quer dizer em virtude de 
caracteres que pertencem a ele mesmo como urn objeto sensivel, e que ele possuiria 
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do esmo modo, se houvesse na natureza um objeto com o qual ele se parecesse, e 
mesmo que ele nunca fosse interpretado como signo. Ere e da natureza de uma 
aparencia, e como tal, estritamente falando s6 existe na consciencia, embora por 
conveniencia na tala comum e quando a extrema precisao nao e necessaria, possamos 
estender o termo leone para os objetos extemos que excitam na consciencia a imagem 
e!a mesma. (SANTAEllA, 2000, p.114). 

Para Peirce, as imagens participam de simples qualidades ou Primeiras 

Primeiridades. A expressao "primeiras primeiridades" deve provavelmente significar 

que a representa~o na imagem se mantem em nival de mara aparencia. Sao as 

qua!idades primeiras- forma, cor, textura, volume, movimento, etc.- que entram em 

rela~o a similaridade e compara~o. tratando-se, portanto. de siml!aridades na 

aparencia. 

Segundo SANTAELllA (2000, p. 120), "qualquer imagem materiar como uma 

pintura, por exemplo, e amplamente convencional em seu modo de representa~o; 

contudo, em si mesma, sem regenda ou r6tulo, pode ser denominada um hipoicone". 

lsto quer dizer que a imagem se reduz ao nivel de mera aparencia, desconsiderando

se tudo aquilo que possa estar afem ou aquem do modo como aigo se apresenta aos 

sentidos. 

Para VAZ (1995, p. 53), imagem e "urn conjunto de ideias que uma pessoa tern 

rt"f b tlb"f . j ' ' • ····-n pa tcu ar so re a o __ Je~o, seja e.e urn ram, uma pessoa ou uma mstnwvao, 

Para melhor entender o que efetivamente e imagem; e de fundamental 

importancia diferencia-ia de identidade. 

De acordo com Gaudencio Torquato: 

A identidade e formada peios princfpios da institu~:J, SeUS valores, miSS<:!~:), 
visaoJ objetivos, c-anceitc~s e s~sttrf;BB. E a persclnaHdade Ua ernpr~sB} ~.)U seja) 
eq{}i~o q~~ eta rea!mente e~ enquanto que a imagem e aquila que a empresa 
d:esBj,;:; SBi. P(~rt.antc~. ex~st-~ ur~ ~astr~J entre a tdent~(~a(!e {o que a empresa 
realmente e}J sua imagem prf)jetsd~ (o que- os stakeho~1ers percebem sc~br~ 
eta) e a imagern id~~i {aquiio ~~u~ ~ ~mpresa pretend~ s~r)_ (TC~(~~}t~T~~;, 
1986, p. 17). 

2.4.1 lmagem fnstitucional 

A fun~o de Reia¢es Pubficas foi criada em meio a instabifidades polfticas 

empresariais nos Estados Unidos, aoometidos por prob!~-nas reladonados a causas 
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trabalhistas, interferencias a propriedade atheia e 0 total desinteresse, demonstrado 

pelos clientes, no inicio do sec. XX. [ ... ]a industria comec;ou a ser atacada por lideres 

do govemo e escritores de fama. Conhecido caricaturista. ironizava o mundo dos 

neg6cios mostrando o consumidor sendo chutado, como se fosse uma bola de futebol. 

(CANFIELD, p. 22- 23 apud PERUZZO, 1986, p. 19}. Em meio a esses conflitos, 

surgiu a necessidade de se trabalhar a imagem organizacional por meio de 

consultorias especializadas. 0 primeiro empresario a ll'lilizar tais servi~s foi o industrial 

americana John Davison Rockefeller Nixon, que transmitia uma pessima imagem 

perante a sociedade norte-americana. 

Segundo Peruzzo (1986}, para melhorar a imagem do empresario, esse 

contratou o escrit6rio de Ivy Lee, para que administrasse a opiniao publica vigente na 

epoca sobre os seus neg6cios e sabre a sua personafidade. A primeira providencia de 

!vy Lee foi dispensar os agentes de seguran~ que acompanhavam a familia 

Rockefeller. Em seguida, abriu as portas da organ!za~ao para a impransa e :::dmitiu o 

dialogo com !ideres da comunidade e do govemo. (PERUZZO, 1986 p. 21}. 

"E foram erguidas funda¢es fitantropicas, centros de pesquisa, universidades, 

hospitaisj museus e conc~didas bc!sas de estudo .. " {LEITE, P~ 6 apud PERUZZO, 1986, 

p 21}. 

fnfere-se que a preocupa~o com a imagem institucional vern desde o seculo 

passado e que, para o seu desenvolvimento, as primeiras medidas tomadas foram 

fazer trabalhos sociais e abrir as empresas a midia, a fim de assegurar a sociedade 

transparencia aos neg6cios. 

A atem;ao voltada para a imagem institucional da empresa e a cobran~ da 

sociedade faz com que as empresas resgatem o papeJ da organizacao cidada na 
• A • ... • ... , • • ... T .,. • • ... (SOARES 2006) ousca ~e prOJStOS susterh.aV~is JUnt,o aos seus pU[hiCOS ae interesse, , _ _ _ , . 

E importante ressaltar a diferent;a entre imagem e identidade nas institui~c-es~ A 

primeira resu!ta da convergencia entre o que a empresa fala de si e as experiencias 

seus stakeholders, a forma como a mesma quer ser percebida e reconhecida perante a 

sociedade. 
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2.4.2 Comunica~o Social 

A Comunica«;ao Social tern como objetivo precipuo a integrac;ao da humanidade 

por meio da informa~o e para atingir seu objetivo os seus 6rgaos veiculam as 

informa~es que lhes sao acessadas e aquelas que ela descobre com urn verdadeiro 

batalhao de profissionais a cata de fatos que, de uma forma ou de outra, sejam de 

interesse ou causem especies ao povo. 

Ha uma tendencia natural no ser humano de querer saber sempre mais que o 

seu semelhante, por isso os programas radiofonicos, iniciam ja pela madrugada. Da 

mesma forma os jornais diarios procuram concluir seus cadernos e pO-Ios nas bancas 

tao cedo quando possivel, isto sem contar com as noticias extras que saem 

imediatamente depois de ocorrido o fato. Canais de televisao, em sua maioria, mantem 

programas jornalisticos nos horarios chamados nobres, e nos dizem sempre que seus 

plantaes voltarao a qualquer momento, quando fatos de suma importancia ocorrerem. 

Existem empresas jornalisticas que pendem para o noticiario sensacionalista 

sem, ao menos se preocuparem com a veracidade do noticiado, ja, outras mais 

criteriosas, vao a procura de depoimentos, informa~. documentos e entrevistas, 

com o intuito de melhor e bern informar a sociedade. 

Ha, ainda, outro tipo de jornalismo, denominado de "imprensa marrom", que e 

aquela que inventa, cria boatos e mente descaradamente, com o objetivo maior de 

chamar a aten~o de uma parcela da sociedade, nao se importando com as 

consequencias que possam advir de irresponsaveis materias veiculadas. 

Como se pode ver, e indispensavel que se tome muito cuidado como tipo de 

6rgao de Comunica~o Social ao qual se aproxima, exigindo que a Se«;ao incumbida, 

fa~ a triagem para evitar dissabores no momento de ver estampado os noticiarios. 

No que se refere aos servi«;os publicos, podemos perceber que e muito mais 

tacit a critica do que as noticias apoiativas, visto que a noticia mais vendida e, 
indubitave!mente, aquela que critica os poderes constituidos, do que as que narram os 

seus feitos. E mais interessante para a sociedade ouvir que urn policial-militar foi 

trucu!ento e que a Pollcia ll .. ~ilitar esta desorientada e mal dirigida, do que aquela noticia 

que da conta dos feitos das equipes de servico de uma Organiza~o Poticiaf-Mmtar ou 
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dos programas de seus dirigentes, pais ha uma tendencia natural ao descredito dos 

6rgaos oficiais par parte da comunidade. 

Todavia, os Orgaos de Comunica~o Social, com o poder que sustentam em 

suas maos, de formadores da opiniao publica, sao passiveis de conquista, pasta que, o 

born tratamento, aliado a veracidade dos fatos que lhes sao disponiveis, temperados 

com seriedade, par certo conduz os profissionais de Comunica~o Social ao credito e a 
confianc;a, e, assim, passa-se a ter todo o complexo da area voltado para urn mesmo 

caminho trilhado com base no azimute que lhes fora. oferecido. 

Desta forma e que se conclui a importancia de organismos especialmente 

voltados para o cantata direto com os profissionais da area de Comunica~o Social. 

Harold Lasswel sintetizou esquematicamente a tecnica da comunica~o humana 

conforme demonstrado na tabela 01 abaixo. 

Tabela 01 - Comunicacao humana de acordo com Harold lasswet 

QUEM? 

0 TRANSMISSOR (imprensa) 

DIZOQUE? 

A MENSAGEM (noticia) 

A QUEM? 

AO RECEPTOR (publico) 

ATRAVES DE QUE? 

DOS VEiCULOS (meios) 

COM QUE FINALIDADE? 

INFORMAR (objetivo) 

Fonte: RAMIREZ JUNIOR, (1994, p.16 -17). 



2.5. HISTORIA DA COMUNICACAO SOCIAL 

Destacam-se os seguintes meios de comunica~o: imprensa, radio, televisao, 

comunica~o humana: subsistencia da comunica~o humana. 

2.5.1 lmprensa 
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A imprensa teve seus prim6rdios com a inven~o da prensa por Gutenberg. A 

partir dai tal engenhoca passou a ser utilizada para, principalmente, dar conhecimento 

publico dos acontecimentos marcantes. Os impressos eram afixados em locais de 

grande concentra~ao publica onde como se fossem proclamas, eram lidos por todos os 

letrados e depois comentados largamente, porem, notava-se que, de acordo com o 

maior ou menor interesse, mais impressos eram furtados dos locais onde eram 

afixados. Dai o surgimento dos primeiros peri6dicos reproduzidos em maior numero 

para que diversos lugares tivessem afixa~o garantida. Nao demorou ate que surgisse 

a ideia de, alem de se afixar, promover a distribui~o de alguns exemplares para o 

povo. Desta forma as noticias iam mais Ionge, cruzando fronteiras do Iugar de onde 

saiam. 

Como alguns pasquins da epoca passaram a despertar maior interesse, surgia, 

paralelamente, o interesse comerciaf e passou-se a perceberem escritos que vinham 

sob os auspicios de determinado comercio, no mais simples estilo propagandistico. 

Era 0 infcio dos classfficados. A fase seguinte foi a percep~o de que OS 

impressos eram muito disputados entre o povo. Veio o segundo interesse comercial 

acopfado, quais fossem as possibilidades de serem vendidos os exempfares. Surgia a 

imprensa comercial. 

Segundo RAMIREZ (1994, p. 18), a quarta fase apareceu com a mudan~ de 

periodicidade que ate entao nao apresentava frequencia. Como a procura de novas 

noticias passou a ser maior, naturalmente o interesse em maiores Iueras fez com que 

os impressores passassem a oferecer ao povo uma periodicidade constante e que 

cada vez diminuia mais, chegando aos nossos dias com os tradicionais diarios. 
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2.5.2 Radio 

No seculo XIX, mais precisamente em 22 de novembro de 1904, surgia no Brasil 

urn padre cat61ico que afirmava, categoricamente, ser possivel comunicar-se, sem 

qualquer liga«;ao fisica, com uma embarca«;ao nautica ancorada ao Iongo da Barra da 

Tijuca. A principia chamavam-lhe de louco, pois, como enviar a voz mais Ionge do que 

o aparelho humano pudesse lan«;a-la. Tratava-se do Padre Landell de Moura, que 

havia inventado e patenteado, nos Estados Unidos, urn equipamento capaz de 

transmitir por reprodu«;ao eletrica atraves das ondas etereas de radio, qualquer som 

que se quisesse. Para tanto, pedia o Padre aos Governantes, apenas a autoriza«;ao 

para uma demonstracao. Mera perda de tempo foi o que lhe responderam, dizendo que 

nao se podia crer em bruxarias. Tal experiencia ja havia sido realizada pelo proprio 

Landell, meses antes, quando o prodigioso padre conseguiu transmitir som de voz 

humana, desde a Avenida Sao Joao/SP ate o alto do bairro Santana, onde, a epoca, 

fora ouvido por varios colegas estudiosos. 

Dezessete anos mais tarde, em 1921, surgia uma noticia que revolucionaria o 

mundo. Tratava-se de uma "descoberta" de Marconi que permitia exatamente a mesma 

coisa que Landell de Moura havia proposto quase vinte anos antes. 0 mundo acreditou 

e, ate os nossos dias, se usam equipamentos de comunica«;ao embasados nos 

principios do radio e das ondas usados por ele. Tudo uma questao de credibilidade de 

noticia! 

RAMIREZ (1994, p. 19) enfatiza que dada a importancia dessa inven«;ao, que 

vinha a facilitar a divulga«;ao de noticias e encurtar as distancias entre os povos, o 

radio passou a tra«;ar urn caminho comercial parecido com o da imprensa, chegando 

aos nossos dias como a grande forma de comunica«;ao de massa. 

2.5.3 Televisao 

Seguindo OS principios basicos da radio, posto que e uma forma de radio com 

transmissao de imagens, a televisao invadiu o planeta na decada de cinquenta, tendo 

crescido tao rapidamente que, em menos de quarenta anos, dominou as comunica«;Qes 

no mundo. 
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Trazida para o Brasil pelo lendario Assis Chateaubriand, em 1954, a televisao 

penetrou em nossos lares e passou a ser o carro chefe da Comunica~o Social, posto 

que, de inicio, pelo custo, atingia a camada social formadora de opiniao. 

Para RAMIREZ (1994, p. 19), hoje, e tao popular quanta o jornal eo radio e nao 

ha onde se othe que nao se veja uma antena receptora de sinais televisivos. Nos mais 

longinquos rincoes onde nao e possivel a capta~o de sinais, direto da emissora, 

veem-se uma antena parab61ica. No Brasil, em meados do ano de 1996 surgiu a TV a 

cabo; em 1999 surgiu a TV por satelite e, atualmente, a TV digital. 

2.5.4 Comunica~ao Humana: Substancia da Comunica~o Social 

lnegavelmente, o homem e urn "animal social". lsto quer dizer que o habitat 

natural do homem e a sociedade. Ai ele nasce, vive e, urn dia, tera de morrer. 

lsolado desse meio social, o homem degrada-se ao nivel dos irracionais, ou 

aplica toda a sua inteligencia e engenho para procurar reconstruir uma sociedade onde 

possa viver em condi~oes humanas. Assim, vive ele em fun~ao da sociedade. Esta e 

que I he oferece o contexto do que ele "e" e da significado para o que ele "faz". 

Estas considera¢es iniciais levam, naturalmente, a uma das necessidades 

superiores do homem: a necessidade de sua aceita~ao no meio em que vive na 

sociedade. 

Compreender, pois, que a aceita~o social esta na base das motiva~oes 

superiores do homem e compreender a importancia atual das rela¢es publicas no 

mundo moderno. Sua genese esta na necessidade imperiosa de aceita~o social, seja 

de individuos, seja de institui~oes. 

As Rela~aes Publicas, como hoje elas sao entendidas, constituem-se em uma 

das raras atividades humanas que se iniciaram numa data certa e cujo crescimento 

pode ser rigorosamente acompanhado por meio de uma cronologia precisa. As 

circunstancias sao bern conhecidas, pela narra~ao primorosa de Edward Bernays. 

Em 1873, o Comodoro William VanderbiH, urn potentado das ferrovias dos 

Estados Unidos, inopinadamente, deu ordens para suspender, de imediato, o trafego 

de urn pequeno ramal em Nova York, cujos resuHados financeiros vinham sendo 

negativos. Apanhado de surpresa nas esta~oes de embarque, de urn dia para outro, o 

publico reagiu promovendo desordens. Dada a ferocidade da rea~o popular, teve que 



47 

intervir a policia contra o povo enfurecido, resultando mortos e feridos no tumulto. Nem 

por isto o trafego do ramal foi restabelecido e durante alguns dias continuaram as 

desordens. 

Para fazer a cobertura jornalistica desses acontecimentos, o secretario do 

"Times", nesta epoca obscuro jornal nova-iorquino, chamou urn "foca". (Em linguagem 

jornalistica, "foca" e o novato, o reporter principiante, que recebe missoes mais dificeis, 

senao impossiveis, para divertimento dos veteranos). Foi ele incumbido de tentar uma 

entrevista exclusiva com o Comodoro, urn dos mais poderosos e prepotentes magnatas 

dos Estados Unidos. 

E como sempre acontece nessas historias de jornalistas principiantes, o "toea" 

anonimo acabou conseguindo o impossivel: foi recebido pelo inacessivel presidente da 

Estrada de Ferro. 

A entrevista desenvolveu-se de forma tumultuada e, interpelado pelo jornalista 

sabre as providencias que deveria tamar para restabelecer o trafego, (mica maneira de 

satisfazer os anseios de uma pobre popula~o operaria, a qual faltavam outros meios 

de transporte para se locomover de suas casas para os locais de trabalho, o Comodoro 

Vanderbilt, exasperado pela ousadia, acabou expulsando o reporter de sua sala, 

gritando, enquanto dava murros em sua mesa: 

- "0 PUBLICO QUE VA PARA 0 INFERNO!". 

Foi exatamente essa frase que o secretario do jornal aproveitou para abrir a 

manchete da edigao do seu jornal, adornando-a com a fotografia do Comodoro. Em 

circunstancias normais, o incidente deveria ter morrido ai. 

Vivia-se uma epoca em que os grandes homens de empresa norte-americana 

encastelados em suas nababescas fortunas faziam o que bern entendiam sem outras 

cogitagoes que nao aquelas ditadas pelos seus interesses individuais e imediatos. A 

opiniao era apenas uma abstra~o. Mesmo que existisse, nao poderia, jamais, ter a 

vaidade ou pretensao de manifestar-se. Ninguem se preocupava com o interesse 

publico, pois, nenhuma possibilidade para que uma escandalosa manchete, na 

primeira pagina de urn pequeno e inexpressivo jornal de Nova York causasse qualquer 

celeuma no pais. 
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0 impossivel, porem, as vezes, acontece. Foi isto exatamente o que se passou 

com a desastrada entrevista do Comodoro William Vanderbilt. A manchete berrante 

caiu sob os olhos dos nova-iorquinos e edic;6es sucessivas do "Times" comeyaram a 

sair das bancas, por toda a cidade, para as maos de leitores avidos. 0 secretario do 

jornal "sentiu" a reayao publica e aprofundou-se no assunto, verberando o desprezo 

dos poderosos pela opiniao publica e denunciando aquele e outros excesses. 

Desencadeou-se, assim, uma extraordinaria e corajosa campanha jornalistica, 

inicialmente em Nova Yorke depois, disseminada por todo o pais, insistindo na mesma 

tonica: o combate a desinformac;ao e o desprezo pelo interesse e opiniao publica. Uma 

vez desencadeada a torrente, nao mais foi possivel estanca-la. 0 publico norte

americana recusou-se a "ir para o inferno", ao contrario, por meio da imprensa, 

esmerava-se em dar o troco: mandar para o inferno a todos que menosprezavam o 

direito libertario de saber, de se fazer ouvir e opinar. 

Nessa epoca desordenada, nasceu as Relayfies Publicas, como atividade 

individualizada nas grandes empresas, sob o fogo "inimigo". Os homens de empresa, 

ante a justa revolta popular, foram foryados a perceber que alguma coisa deveria ser 

feita, tinha de ser feita. 

0 proprio Comodoro Vanderbilt, menos de urn mes depois das manchetes do 

"Times", publicou nas primeiras paginas de todos os jornais norte-america nos uma 

declarayao desmentindo a entrevista e oferecendo ao publico a propriedade das ac;oos 

da New York Central. 

Durante os cinquenta anos que se seguiu aquela manha tempestuosa de 1873, 

a medida que se consolidava o novo poder da opiniao publica, ia-se caracterizando as 

Relac;oes Publicas no ambito das empresas, uma forma de reconhecimento declarado 

do respeito que essas mesmas empresas passavam a dispensar aquela opiniao 

publica por tantos anos ignorada. 

A sobranceria derradeira de Vanderbilt, com o seu "o publico que va para o 

inferno!", sucedeu a novidade da resposta de Ivy Lee, precursor dos atuais 

profissionais das Relac;oes Publicas: "0 PUBLICO TEM DE SER INFORMADO!". 
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Dessa informayao ao publico fez sua profissao pioneira e atingiu o climax de sua 

carreira, quando John D. Rockfeller, em pessoa, foi procura-lo para submeter a sua 

competencia profissional os seus problemas de Rela~oes Publicas. 

Ivy Lee foi artifice de uma das mais espetaculares transforma~oes da "imagem" 

de urn homem perante a opiniao publica de urn pais. Quando o procurou, por volta de 

1920, John D. Rockefeller era urn dos personagens mais odiados e odiosos da historia 

dos negocios. 

Tinham sido reveladas todas as a~oes tenebrosas desse homem para construir 

o seu imperio do petroleo, numa sucessao sordida de roubos, violencias e corrup~ao. 

Ivy Lee teve a seu credito nao apenas a transformayao de "imagem", o que poderia ser 

confundido com uma forma de propaganda, mas, e ai esta a essencia da atividade, a 

transforma~ao do proprio homem, que se dispos a colocar imensa fortuna a servi~o da 

humanidade, atraves da Funda~ao Rockefeller, hoje mundialmente conhecida. 

Assim, foi nascendo esta nova atividade: cooperar com a imprensa para levar ao 

publico a informayao certa, no momento oportuno. A pura propaganda, na sua acep~ao 

mais vulgar, foi sendo substituida por esta atividade nova, que nascia sob o signo da 

autenticidade, com o objetivo especifico de informar corretamente. 

E essa atividade depois dos trabalhos pioneiros de Ivy Lee e outros se 

corporificaram numa profissao definida quando Edward Bernays, logo apos a Primeira 

Guerra Mundial. Abriu as portas, em Nova York, do primeiro escritorio de Rela~oes 

Publicas, para servir ao seu primeiro cliente, o governo da Lituania, que desejava ter a 

sua nayao reconhecida entre os povos do mundo. 

No Brasil, a partir de 1950, iniciaram-se trabalhos nesse campo, elevados, a 

principio, de alguns equivocos. Nao se conseguiu captar, de imediato, a tomada de 

consciencia das responsabilidades sociais inerentes a todas as atividades humanas. A 

exposi~ao objetiva do que se faz e a explicayao factual do porque se faz constituem a 

propria essencia dessa doutrina. Nao se pode, portanto, incorrer, como ja se fez, no 

disparate de se querer encontrar, nas Rela~oes Publicas, uma "arma secreta" capaz de 

realizar o milagre de convencer a opiniao coletiva a aceitar o "mau" como "born". 

De igual modo, nefasta e a concepyao de que esta atividade se confunde com 

"rela~oes sociais", competindo-lhe apenas o envio de cartoes ou mensagens de 
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pesames ou de congratula¢es, promoc;oes de eventos, recepyaes e de marcar 

presenga em eventos considerados inoportunos ou desagradaveis, como 

representante da instituiyao. 

Modernamente, as relac;oes publicas estao inseridas na comunicayao social, 

que e "o processo de interayao entre a organizayao e seus publicos, como tambem 

destas e outras organizac;oes que, com ela interagem proporcionados pela utilizayao 

de metodos, tecnicas e meios especificos". 

lsto significa urn novo e eficiente instrumento promocional de trabalho, capaz de 

atuar com exito a servic;o de uma instituiyao, de uma empresa ou ate mesmo de uma 

ideia. Promocional porque promove, incentiva, propicia, estimula, encoraja e 

concretiza, perante a opiniao publica, tudo aquila que seja legitimo e autentico. 

Constitui, pais, uma tecnica de aceitac;ao social, no sentido mais amplo que a 

expressao possa ter, desenvolvida de maneira altamente especializada e tendo como 

base a autentica e eficaz prestac;ao do servic;o, em atendimento a expectativa e 

necessidades do publico que se pretende atingir. 

Nao ha, hoje em dia, Iugar para o empirismo. A forya da inercia ja nao resolve 

os problemas palpitantes do complexo social em que vivemos. As transformayaes que 

o mundo vern sofrendo, em espac;os de tempo cada vez menores, obrigam as 

empresas e instituic;oes a uma dinamica irrefreavel. Nesta dinamica, o jogo das 

circunstancias e dos acontecimentos e de tal ordem que e sempre imperiosa a 

necessidade da informayao ao publico. 

Por outro lado, a multiplicidade dos canais de comunicayao e a sua utilizayao 

macic;a por urn sem-numero de fontes, exigem a presenya da instituic;ao na opiniao 

publica. E esta tern sido, e deve ser uma das tarefas dos que trabalham em 

comunicayao social em todo o mundo, cumprindo a risca o postulado de Ivy Lee: "0 

PUBLICO TEM DE SER INFORMADO!". (FONSECA, 1987, p. 17- 19). 

2.6. RELA<;OES PUBLICAS 

Muitos e variados sao os conceitos de Relac;oes Publicas, uma vez que dizem 

respeito as atividades especificas. Entretanto, e conveniente que se adote uma 
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conceitua~ao para as Corpora~oes que, na sua simplicidade, defina com clareza o que 

se deseja com tal atividade. Assim, adota-se o conceito de que Rela~oes Publicas e a 

atividade que visa obter o ajustamento e a integra~o entre uma institui~ao e seus 

publicos. (EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p.2 - 7). 

2.6.1 Principios Gerais 

Consideram-se como principios gerais em rela~oes publicas: 

a) Verdade - Considera-se que a verdade e a essencia da atividade de 

Rela~oes Publicas, dado que ela assegura coerencia, credibilidade e confian~a. 

b) Exemplo - Considera-se que, em qualquer institui~ao, o exemplo e urn 

importante principia de Rela~oes Publicas, exemplo de dedica~ao a missao, de 

simplicidade e austeridade, de capacidade de renuncia e de servi~o. de relacionamento 

e de apre~ pela opiniao alheia. 

c) Responsabilidade - Considera-se que todos os integrantes de uma institui~o 

tern responsabilidade no tocante ao constante aperfei~oamento das rela~oes de 

convivencia: 

1) de seu pessoal entre si; 

2) da institui~ao, considerada por seus membros ou como urn todo, com outras 

comunidades de toda natureza. 

Tais responsabilidades, pessoais ou funcionais, crescem na dimensao 

compativel com as responsabilidades de comando, de dire~ao, de hierarquia, de 

precedencia. 

d) lmpessoalidade - Considera-se indispensavel a preocupa~o de retirar das 

atividades de Rela¢es Publicas toda e qualquer conota~o de promo~ao pessoal, ou 

de grupo, sendo, sempre, preferivel exaltar os aspectos coletivos da institui~o e o 

valor do homem, em seu trabalho anonimo e silencioso, na sua humildade e 

desambi~ao, e, sobretudo, em sua voca~ao de servi~o. salvo nos casos em que o feito 

seja, pela propria natureza, fato que tenha dependido da iniciativa individual, da 

coragem, do comprovado risco de morte em favor de outrem e que tal acontecimento 

enalte~a o todo. 
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e) Complementac;ao- considera-se que, embora importante, as atividades de 

Relac;oes Publicas nao constituem atividade-fim, sendo, ao contrario, complementares 

e secundarias compativeis com a sua capacidade de a valorizarem. 

f) Austeridade - Considera-se que, o exercicio da atividade de Relac;aes 

Publicas e muito mais uma questao de inteligencia e sensibilidade que de recursos, 

nao se justificando o desvio de meios destinados a atividades essenciais para 

iniciativas de promoc;ao, de desperdicio ou de simples cortesia, como brindes, festas, 

banquetes ou luxuosas publicac;oes. 

g) Dignidade - Considera-se como importante para uma determinada ac;ao de 

Relac;oes Publicas, restringirem-se ao uso dos recursos a ela destinados, podendo-se, 

a criterio dos escaloes superiores, aceitarem a cooperac;ao de entidades publicas. Nao 

se julga aconselhavel a solicitac;ao ou aceitac;ao de favores ou doac;oes que possam de 

alguma forma, levantar suspeitas ou dar margem a falsas interpretac;oes. 

h) lmparcialidade - Considera-se necessaria a existencia, em todos os escaloes 

da instituic;ao, de salutar mentalidade de Relac;oes Publicas, voltada para a constante 

preocupac;ao de considerar com imparcialidade a opiniao dos diversos publicos, a 

opiniao coletiva, a opiniao publica, afinal. 

i) Publico prioritario - Considera-se importante, para urn planejamento de 

Relac;oes Publicas, a selec;ao do publico que, prioritariamente, deve ser levado em 

conta para uma ac;ao de Relac;oes Publicas. (EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p.2-1 e 

2-2). 

2.6.2 Divulgac;ao 

E a tecnica de transmitir e tornar conhecidas informac;oes, sugestoes e ideias. 

(EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p.2-2). 

2.6.3 lnstrumentos 

Sao todos os recursos utilizados na divulgac;ao, em proveito das Relac;oes 

Publicas. (EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p.2-2). 
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a) Relac;ao dos lnstrumentos 

Esquematicamente, assim se apresentam: Visuais; lmprensa Gornais, revistas, 

livros); Cartazes (paineis, anuncios luminosos); Divulgac;ao direta (prospectos, folhetos, 

boletins, cartas, volantes, catalogos); Exibic;oes (exposic;oes, mostras, vitrines); 

Auditivos (radio, alto-falante, COs, gravac;oes); Audiovisuais (TV, cinema, slides com 

narrac;ao); Funcionais (amostras, brindes e concursos); Acontecimentos; Campanhas e 

Comemorac;oes Especiais; Solenidades Civicas; Recepc;oes Sociais; Festejos 

Populares; Cursos rapidos; Comunicac;ao oral; Conferencias; Palestras; Debates; 

Demonstrac;ao e, Contatos pessoais. (EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p.2-2). 

b) Caracteristicas dos lnstrumentos 

Segundo o manual de lnstruc;oes Provis6rias do Exercito Brasileiro, sao 

caracteristicas dos instrumentos de Relac;oes Publicas: 

1) Jornal- Poderoso instrumento de influencia na opiniao publica leva a noticia 

a praticamente todos os lugares. Eficaz para construir credibilidade, informar, educar e 

propagar. E muito ligado a comunidade. 

2) Revista- Tern grande importancia como instrumento de Relac;oes Publicas. 

Seu tempo de durac;ao e maior que o do jornal, atingindo todos os publicos, ate mesmo 

os analfabetos, por meio de imagens e fotografias. 

3) Livro - De durac;ao quase ilimitada, e excelente instrumento de divulgac;ao da 

cultura e da educac;ao, atingindo, entretanto, urn publico mais restrito. 

4) Radio- Atinge todos os publicos. E urn instrumento de grande penetrac;ao. As 

estac;oes das pequenas cidades tambem tern importancia, pois sao, geralmente, 

ouvidas pelo publico local. 0 radio transmite ideias a muitos, em muitos lugares e ao 

mesmo tempo. 

5) Cinema - A cinematografia representa urn dos mais completos instrumentos 

de comunicac;ao, grac;as a seu carater de entretenimento e grande penetrac;ao. Atraves 

de sua extensa difusao, pode ser o cinema amplamente utilizado na divulgac;ao de 

ideias, tanto para o publico interno como para o externo. 

6) Televisao - A televisao e o mais novo e poderoso instrumento de 

comunicac;ao, pois combina as finalidades e vantagens do radio com as do cinema e 
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traz os dois para dentro do lar. Associando os recursos audio aos visuais, capta a 

aten<;ao do individuo, podendo constituir-se em instrumento de grande valor 

persuasive. 

7) Comunicayao oral 

a) Conferencia- A conferencia e urn instrumento eficaz para apresentar fatos 

com rapidez e clareza. Pode ser empregada: nas relayoes com os subordinados, 

superiores, outras entidades, em relayoes educacionais e em relayoes com a 

comunidade. Tern caracteristicas de formalidade. 

b) Palestra - Sua finalidade e esclarecer a respeito de urn a ideia, urn a 

organizayao, diretrizes de trabalho, programas e objetivos. As palestras devem ser 

dirigidas, principalmente, aos interesses do publico e tern carater informal. 

c) Debate - Recurso que pode ser utilizado ap6s uma conferencia ou palestra, 

em que as duvidas dos assistentes sao esclarecidas pelo conferencista. 

d) Demonstra<;ao - Constitui urn dos melhores metodos para transmitir 

informayoes, pois apresenta recursos audiovisuais para o publico, despertando e 

mantendo seu interesse. 

e) Contatos pessoais- Eficiente instrumento de Relayoes Publicas. E o meio 

mais informal de aproximar os componentes de uma organiza<;ao com seus publicos. 

(EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p.2-3 e 2-4). 

c) Publicos 

Conceitua-se publico como sendo grupos de individuos que tanto podem ter 

seus interesses comuns atingidos por uma organizayao ou instituiyao, como tambem 

influencia-la. (EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p. 2-5). 

Publico-Alva: pode-se considerar como sendo urn conjunto de pessoas ou urn 

grupo social a quem e dirigida uma ayao de Relayaes Publicas. 

De maneira geral o publico, para uma organizayao, pode ser identificado como 

Publico lnterno, Publico Externo, Publico Especifico e Publico Externo Local: 

1) Publico lnterno - Constituido pelos elementos integrantes da instituiyao e 

seus dependentes. 
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2) Publico Externo - Constituido por todos os componentes da sociedade, nao 

integrantes de uma determinada instituiyao. 

3) Publico Especifico - Constituido por determinados grupos de individuos que 

tenham interesses comuns ou que se distingam por suas caracteristicas. Pode ser 

identificado nos publicos interno e externo. 

4) Publico Externo Local- Constituido pelos elementos componentes de uma 

comunidade, onde se localiza determinada instituiyao. E uma parcela importante do 

publico externo, principalmente em localidades do interior. 

0 encarregado de urn serviyo de Relayoes Publicas tern, normalmente, contato 

com os mais diversos tipos de publicos, que exigem, as vezes, formas de atuayao e 

instrumentos diferentes. A titulo de exemplo, seguem-se alguns tipos de publicos com 

que uma organizayao se relaciona. 

1) Publico em geral - Constitui o grande cliente, de caracteristicas 

heterogeneas, devendo ser informado e esclarecido de maneira correta e imparcial. 

Para o relacionamento, deverao ser escolhidos instrumentos que propiciem maior 

penetrayao. 

2) Poderes publicos - 0 relacionamento deve ser de alto nivel, entre 

responsaveis diretos, sem ideia, entretanto, de assessoramento ou intromissao 

indevida. 

3) lmprensa - As relayoes com a imprensa devem ser fecundas e constantes. 

Jornalistas, locutores e rep6rteres, devidamente credenciados, devem receber dos 

elementos de Relayoes Publicas todas as informayoes, que nao impliquem em 

questoes sigilosas; os trabalhos dos profissionais de imprensa devem ser prestigiados 

e incentivados, sem o que nao se podera conseguir reciprocidade de trato. 

4) Area de ensino -Area importante e delicada, com publico extremamente 

receptivo, merece tratamento especial, por meio de campanhas esclarecedoras e muito 

bern orientadas. 

5) Diversos - Autarquias, empresas publicas ou privadas, associayoes, 

agremiayoes, sindicatos e outros, por meio de campanhas especiais. (EXERCITO 

BRASILEIRO, 1975, pag.2-5) 
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d) Opiniao Publica 

Conceituando-se etimologicamente a expressao, tem-se que opiniao significa 

juizo de valor e publica quer dizer do povo. Logo, temos a definic;ao como sendo o 

juizo de valor estabelecido pelo povo, sobre determinado fato, pessoa ou 6rgao. 

E formada pela comunicac;ao entre as pessoas, quer de urn para outro, quer 

pela Comunicac;ao Social. E inquestionavel a influencia dos meios de Comunicac;ao 

Social na formac;ao das opinioes individuais, consequentemente, sao geradores de 

opiniao coletiva. Vital para o born funcionamento de uma Assessoria de Comunicac;ao 

Social e conhecer as opinioes do publico que interessam a lnstituic;ao, para o sucesso 

do trabalho de Assessoria. 

Modifica e altera o "modus operandl' das organizac;oes que trabalham em prol 

do povo ou em funyao deste, motivo pelo qual, a maioria das organizac;oes esta 

constantemente preocupada com a aferic;ao dessa opiniao de massa, a fim de se 

adaptar do melhor modo, a vontade coletiva, retratada pela opiniao grupal. A opiniao 

publica, de modo geral e tao vulneravel que basta urn unico comentarista lanc;ar 

determinada noticia e teremos grande parte da comunidade comentando sobre o fato. 

E o consenso, mais ou menos generalizado, dos individuos de urn determinado 

grupo, com relayao a problemas ou acontecimentos que poderao influenciar, positiva 

ou negativamente, os interesses comuns. Geralmente se modifica a medida que os 

fatos evoluem. 

E forc;a atuante em qualquer organizac;ao, grupo social ou comunidade. E muito 

sensivel aos acontecimentos importantes e, em geral, nao precede as emergencias, 

apenas reage a elas. Normalmente, e influenciada mais por fatos que por palavras, 

que, quando de amplitude fora do comum, podem lanc;a-la emocional e 

temporariamente, de urn extrema a outro. A Opiniao Publica estabelecida por palavras, 

normalmente, e pouco duradoura, a nao ser que seja confirmada pelos fatos. 

A Opiniao Publica de urn grupo e, basicamente, influenciada pelos interesses 

pr6prios. Neste caso, a opiniao dificilmente se modificara por fatos ou palavras, a nao 

ser quando estes modifiquem os referidos interesses. 

As diretrizes e os esboc;os dos pianos de ac;ao tern mais importancia quando a 

Opiniao Publica ainda nao estiver formada e os individuos, por isso, ainda sejam 
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receptivos a procura de uma interpretac;ao que lhes merec;a confianc;a. As pessoas tern 

mais opinioes, bern como maior capacidade de forma-la a respeito dos fins, do que 

sobre os metodos necessarios para atingi-los. 

Em uma democracia, revela senso comum generalizado, em face das 

facilidades educacionais e do livre acesso as fontes de informac;oes, aprovando ou 

desaprovando socialmente a conduta dos individuos, o que acarreta reflexos nas 

instituic;oes a que pertencem. 

e) Pesquisa de Opiniao Publica 

Entre os muitos indicadores da opiniao publica, recenseamentos, plebiscitos, 

eleic;oes, etc., figura a Pesquisa de Opiniao como urn dos mais utilizados, poise urn 

processo que mede a opiniao de urn publico claramente definido a respeito de 

determinado assunto. A pesquisa de opiniao fornece dados, que orientam o 

planejamento das atividades de Relac;oes Publicas. 

A cada pesquisa de opiniao publica correspondera, em principia, urn objetivo 

especifico. Cabe, a quem determinar a realizac;ao da pesquisa, estabelecer esse 

objetivo, que podera ser, por exemplo: 

a) Avaliar o moral da organizac;ao; 

b) Verificar a objetividade de determinado Plano de Relac;oes Publicas; 

c) Aquilatar a eficiencia de setores da administrayao; 

d) ldentificar atitudes. 

A pesquisa, conforme seu objetivo pode ser dirigida: 

a) Ao publico interno; 

b) Ao publico externo; 

c) A urn publico especifico; 

d) Ao publico externo local; 

e) A dois ou mais publicos. 

Os processos de opiniao publica podem ser: 

a) Formais (entrevistas, questionarios); 

b) lnformais (contatos e conversas, visitas, correspondencia, analise dos 

noticiarios de imprensa). 
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Os processos informais, por serem mais economicos e de mais facil emprego, 

sao os que comumente se utilizam. Ao termino da pesquisa, a instituic;ao tera os dados 

necessaries a orientac;ao do servic;o de Relac;oes Publicas, de acordo com o objetivo 

estabelecido para a pesquisa. (EXERCITO BRASILEIRO, 1975, p. 2-6 e 2-7). 

2.7. COMUNICACAO SOCIAL NA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

A Lei N°. 6.774, de 8 de janeiro de 1976, Lei de Organizac;ao Basica da Policia 

Militar, define a estrutura da PMPR em 6rgaos de direc;ao, apoio e execuc;ao, e no 

artigo 9°., menciona que as Sec;oes de Estado Maior sao 6rgaos de direc;ao geral. Seu 

artigo 11 indica o seguinte: 

Art. 11 - 0 Estado-Maior e o 6rgao de direc;ao geral, responsavel perante o 

Comandante Geral, pelo estudo, planejamento, coordenac;ao, fiscalizac;ao e controle de 

todas as atividades da Policia Militar, cabendo-lhe a elaborac;ao de diretrizes e ordens 

do Comando Geral no acionamento dos 6rgaos de direc;ao setorial e de execuc;ao no 

cumprimento de suas missoes. 

§ 1°. -0 Estado Maior e assim organizado: 

[ ... ] 

c) Sec;oes do Estado Maior: 

[ ... ] 

-sa. Sec;ao (PM/5): assuntos civis. 

A Nota de lnstruyao n°. 002 de 29 de agosto de 2000- PM/3 trata dos principios 

e organizac;ao do Estado Maior, responsabilidades e deveres dos oficiais que os 

integram, e em seu item 3- Conceitos basicos- trata da sa. Sec;ao do Estado Maior: 

g. sa. Sec;ao do Estado Maior 

Como 6rgao central do Sistema de Comunicac;ao Social e Ayao Comunitaria 

compete: 

1) No campo das relac;oes publicas 

[ ... ] 
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[ ... ] 

3) No campo do marketing 
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a) Elaborar e manter atualizado o Plano de Marketing para a Corporac;ao, 

destinado ao publico interno e externo; 

b) Realizar ac;oes necessarias para que o Plano de Marketing seja desenvolvido 

em sua plenitude; 

c) Propor a realizac;ao de parcerias para desenvolvimento do plano concebido; e 

d) Propor a contratac;ao e/ou formayao de recursos humanos especializados em 

marketing. 

4) Outras atribuic;oes genericas 

a) Coordenar e fiscalizar a execuc;ao dos pianos e normas expedidos, atraves 

das inspec;oes e de contatos com as OPM/OBM; 

b) Elaborar sumarios e relat6rios das atividades da Sec;ao; e 

c) Cooperar na elaborac;ao das diretrizes do Comandante Geral, dentro dos 

assuntos que lhe competem. 

A Diretriz N°. 001 de 21 de Marc;o de 2.005 - PM/5 estabelece orientac;oes 

gerais que regulem e disciplinem as atividades de Comunicayao Social, em apoio as 

atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela Corporayao. 

Segundo a referida Diretriz, sao objetivos da Comunicac;ao Social: 

- Promover a interac;ao da comunidade com o trabalho da Policia Militar; 

- Promover a valorizac;ao do publico interno, por meio da continua integrayao 

com a lnstituic;ao e seus publicos; 

- Projetar, perante a opiniao publica, a imagem da lnstituic;ao como prestadora 

de servic;os, preocupada em prevenir e reprimir a pratica de delitos; 

- Promover a integrayao e a coesao internas; 

- Manter a opiniao publica sistematicamente informada sobre as atividades 

desenvolvidas e os resultados alcanc;ados pela Policia Militar, estimulando e mantendo 

o clima de seguranc;a subjetiva; 

- Adequar a politica de conduta eo relacionamento dos segmentos integrantes 

da Policia Militar com outros 6rgaos e profissionais da area de Comunicac;ao Social; 
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- Contribuir para que a Organiza~ao mantenha a confian~. o apoio e o respeito 

obtidos da comunidade, interagindo com esta, buscando identificar e satisfazer seus 

anseios; 

- Criar, junto a comunidade e a Corpora~o. condi~oes para que ocorra a 

parceria entre ambas, atraves do intercambio de informa~oes, experiencias e recursos, 

visando a eficacia das a~oes e opera¢es; 

- Planejar, coordenar, padronizar e executar a~oes relacionadas ao cerimonial 

militar interno, atuando de forma isolada ou em conjunto com outros 6rgaos 

assemelhados quando as solenidades assim o exigirem; 

- Orientar os pianos e ordens, de modo que a imagem da Policia Militar seja o 

principal instrumento no desempenho de sua atividade fim. 

- Criar urn sistema de comunica~o social no ambito da PMPR, que alcance a 

toda a Corpora~ao e que tenha na 5.8 Se~o do Estado-Maior seu 6rgao central. 

Para que se possa ter urn melhor entendimento quanto ao funcionamento do 

sistema de Comunica~ao Social na PMPR, a Diretriz n°. 001/05 estabelece: 

5) Operacionaliza~ao do Sistema de Comunica~ao Social 

a) As atividades de Comunica~o Social na Policia Militar visam, acima de tudo, 

o apoio ao desempenho de sua atividade fim, que se constitui no principal canal de 

relacionamento com seus diversos publicos. Assim, e imprescindivel que elas ocorram 

de forma coordenada, nos diversos niveis de Comando; 

b) A dire~ao do sistema e da competencia do Comandante-Geral e a 

coordena~ao superior do Chefe do Estado-Maior; 

c) A 5.8 Se~ao/EM- Comunica~o Social constitui o Nucleo Central do Sistema, 

a quem cabe a coordena~ao e a orienta~ao tecnica das atividades, bern como a 

proposi~ao da politica global de Comunica~o Social, a elabora~o de pianos, projetos 

institucionais e promocionais de curto, medio e Iongo prazos; 

d) As Se~oes correspondentes dos Comandos Intermediaries CPC, CPI e CCB, 

constituem o Nucleo lntermediario do Sistema, competindo-lhes acompanhar e avaliar 

o desenvolvimento das atividades das unidades subordinadas, realimentando o 

sistema de comunica~ao a nivel estrategico; 
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e) As Unidades Operacionais desenvolverao a atividade de Comunica~ao Social 

atraves das suas 5.as Se~oes que se encarregarao do planejamento setorial e da 

execu~o das atividades a serem desenvolvidas ao Iongo do ano, atendendo as 

necessidades e demandas especificas de cada unidade; 

f) Nas Companhias Destacadas, as atividades de P/5 - 8/5 serao exercidas, 

como encargo, por urn Tenente ou uma Pra~a do circulo dos Subten/Sgt, sob 

coordena~ao do Comandante da Companhia, objetivando engajar, paulatinamente, as 

diversas fra~oes nas atividades de Comunica~ao Social da Corpora~ao; 

g) Nas demais fra~oes descentralizadas, os respectivos Comandantes serao 

encarregados de coordenar e desenvolver as atividades; 

Nas Diretorias e Centros, as atividades de Comunica~o Social serao 

centralizadas nas Secretarias ou Se~oes de Apoio Administrative. Estabelece ainda 

essa Diretriz que as atividades de Comunica~ao Social na PMPR serao desenvolvidas 

nas seguintes areas: 

6. [ ... ] 

a) Rela~oes Publicas; 

b) Cerimonial; 

c) lmprensa; 

d) Publicidade, Propaganda e Marketing e 

e) Assuntos Comunitarios. 

Sao objetivos na area de Publicidade, Propaganda e Marketing: 

- Planejar campanhas publicitarias como forma de promover a institui~ao e os 

servi~os prestados a comunidade; 

- Acompanhar a produ~ao de pe~as de divulga~o; 

- Avaliar resultados de campanhas e projetos desenvolvidos; 

- Monitorar a imagem e a identidade visual da Corpora~ao; 

- ldentificar e captar espa~o para a divulga~ao da Policia Militar e; 

- Estabelecer diretrizes e programas na area de publicidade/propaganda e 

marketing. 

Pode-se conceituar comunica~ao como sendo urn conjunto de meios e metodos 

para expressar urn fato ou ideia de forma simples, precisa e facilmente compreensivel, 
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para as diversas camadas sociais, ou ainda urn conjunto de ac;oes voltadas a fortalecer 

a imagem da organizac;ao, mostrando ao publico interno as vantagens de servir para 

despertar seu orgulho e no publico externo a necessidade de existencia da corporac;ao 

e sua eftcacia operacional. 

Relac;oes Publicas sao consideradas como esforc;o deliberado, planejado e 

continuo que estabelece e mantE~m compreensao mutua entre a cooperac;ao e os 

grupos ou pessoas a que esteja ligada direta ou indiretamente, segundo a filosofta de 

dirigir que poe o interesse do povo - publico interno e externo - antes de qualquer 

decisao ou ac;ao, de modo que sua imagem institucional reflita a humanizac;ao da 

convivencia de tais grupos ou pessoas cujos anseios harmonizem pensamentos e 

condutas caracteristicos de uma civilizac;ao, a partir do criteria de respeito aos outros. 

Considera-se Publicidade e Propaganda como sendo tecnicas de transmitir 

informac;oes, sugestoes e ideias a grupos numerosos, com finalidade meramente 

informativa, no caso da publicidade, ou persuasiva, em se tratando da propaganda

que influi no comportamento dos membros do grupo atingido e Marketing, atividade 

cujo principal objetivo e satisfazer com produtos ou servic;os, os desejos do consumidor 

por meio do processo de troca. 

lmprensa, como urn conjunto de proftssionais ou 6rgaos de comunicac;ao de 

massa (jornal, revista, cinema e emissora de radio e televisao), com os quais a Policia 

Militar deve relacionar-se, utilitaria e harmoniosamente, para divulgac;ao da sua 

imagem institucional e transmissao de suas informac;Oes, sugestoes e ideias. 

No campo das relac;oes publicas, maior importancia deve ser dada ao publico 

interno, essencia da Organizac;ao, em que se assentam sua autenticidade, pela 

credibilidade que deve conquistar nos dominios do publico externo, e sua legitimidade, 

pela consagrac;ao publica de sua utilidade social decorrente da aceitac;ao de seus 

prop6sitos e da qualidade de seus servic;os de protec;ao e socorro aos cidadaos. 

0 publico interno deve: conhecer, compreender e assimilar a importancia de sua 

atuac;ao etica no processo de formac;ao de conceitos e da melhor imagem da Policia 

Militar, para preservac;ao deste renome junto a opiniao publica. A valorizac;ao do 

publico interno e indispensavel ao amadurecimento da consciencia de amor-pr6prio e 

de compromisso com a efetividade operacional, em clima de co-participac;ao. 
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As relac;oes Publicas tern de motivar o policial-militar a orgulhar-se de sua 

profissao, por intermedio de politicas de comando que fortalec;am o controle social e a 

autodisciplina, por meio do aperfeic;oamento tecnico-profissional, garantia 

previdenciaria e assistencial extensiva aos seus dependentes, remunerac;ao, avaliac;ao 

de desempenho atrelada aos seus principios de justic;a, programa de preparac;ao para 

a inatividade e respeito ao inativo. 

Ao publico externo, as relac;oes publicas devem destacar a importancia da 

Policia Militar como 6rgao indispensavel a paz social e engajado na excelencia de 

qualidade e no espirito cooperativo que facilite e aprimore a soluc;ao dos problemas 

comunitarios, especialmente dos referentes a melhora das condic;oes de preservac;ao 

de vida do ser humano e, principalmente, dos afetos a policia ostensiva de preservac;ao 

da ordem publicae de defesa social. 

0 trabalho das Relac;oes Publicas abre a Corporac;ao ao dialogo, para 

esclarecimento de fatos a luz da verdade, para que o publico externo conhec;a o papel 

eminentemente preventivo e compreenda o exercicio eventualmente repressivo das 

ac;oes ou operac;oes policiais-militares. E a verdade implica mostrar a Sociedade o que 

de fato ocorreu, de modo que a boa fama da Organizac;ao nao seja usada para 

encobrir-lhe possiveis defeitos ou desacertos funcionais. Fatos negativos tern de ser 

met6dica e imediatamente corrigidos, mas nunca escondidos do publico externo que 

prefere a transparencia a mentira e, se bem-informado e adequadamente esclarecido, 

compreende casuais dificuldades da Corporac;ao. 

As atividades de publicidade e propaganda sao contratadas pelo Poder 

Executivo a empresas especializadas, atraves da Secretaria de Estado da 

Comunicac;ao Social. Neste caso, a s.a. Sec;ao do Estado-Maior reune, consolida e 

encaminha as necessidades da Policia Militar em tal modalidade de comunicac;ao de 

massa aquele 6rgao de Governo. 

No relacionamento com a imprensa, deve ser observado o seguinte: 

- Nunca descarte uma pergunta com urn "nada a dizer'' ou "sem comentarios"; 

- Tente responder as perguntas tao complete e francamente quanta possivel; 

- A rapidez e essencial a informac;ao; 

-A precisao e igualmente importante; 
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- Somente a uma pessoa digna de confianc;a pode ser dada informac;ao que 

exija promessa de sigilo; 

- Em todos os contatos, principalmente ao telefone, e indispensavel mostrar-se 

amoroso; 

- Evite exclusividade de materias, pois a discriminayao provoca desconfianc;a; 

- Cumprir promessas e essencial a credibilidade; 

- Se a materia publicada for desfavoravel a Corporac;ao, restrinja contestac;oes 

ou exigemcias de correc;oes aos casos em que a noticia contiver mentiras: 

- Afaste-se de meias-verdades, para nao incorrer em meias-mentiras. 

- lnformac;ao jornalistica, desde que sem comentarios ou opinioes pessoais, 

pode ser concedida por oficial ou prac;a em comando de ac;ao ou operac;ao policial

militar, mas exclusivamente sobre tal atividade. 

Nota informativa, como o "press-release", sera elaborada e expedida pelo nivel 

estrategico, na Capital, pelos comandantes de nivel intermediario ou de execuyao, 

inclusive de Companhia lndependente; no interior, ou, mediante autorizac;ao e 

orientac;ao destes, na respectiva regiao ou area, pelos Comandantes de Frac;Oes 

Ordinarias. Sobre eventos que caracterizem "situayao de emergencia", a nota 

informativa adequada e 0 "position-paper'' que, por firmar posic;ao sobre desempenho 

policial-militar em ocorrencias incomuns ou geradas de fatos fortuitos, como greves, 

comoc;oes sociais ou acidentes catastr6ficos, devem-se restringir, para seguranc;a, a 

ate Comandante de Companhia lndependente, em escala descida. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

A transformayao da sociedade ocorre de forma rapida e constante, impondo a 

todos os setores, adaptayoes, atualizayoes e constante estudo para conhecer as 

demandas futuras de seus clientes e com isso estabelecer novas visoes para sua 

organizayao. Feita esta constatayao, urge que se avalie a imagem publica da Policia 

Militar do Parana, atraves de seus P/5, para verificar se todo o esforyo realizado para o 

cumprimento de sua missao constitucional esta sendo percebido e conhecido pela 

populayao paranaense e se os meios para a sua divulgayao estao sendo eficientes e 

eficazes. 

0 presente trabalho de conclusao de curso aborda de forma sintetica os 

aspectos hist6ricos da Policia Militar do Parana, incluindo sua origem no Brasil, as 

principais personalidades que se destacaram e contribuiram para a consolidayao da 

Policia Militar do Parana, suas principais competencias, principios norteadores de sua 
-

missao, estrutura basica, requisites essenciais para compor o quadro da Organizayao, 

a imagem do policial-militar e a estrutura atual do Setor de Relayoes Publicas da 

Policia Militar do Parana. 

Sao abordadas tecnicas de pesquisa descritiva, quanta ao objetivo da pesquisa, 

bibliografica, documental e pesquisa participante (questionario), quanta aos 

procedimentos e qualitativa, quanta a abordagem do problema. 

Os questionarios foram aplicados via internet aos policiais-militares que atuam 

na funyao de relayoes publicas da P/5 das Organizayoes Policiais-Militares que 

integram a Corporayao e levantados os pressupostos metodol6gicos, com a evoluyao 

hist6rica, a estrutura legal da PMPR, o perfil do policial-militar que atua na P/5 das 

OPM's, chega-se a imagem publica da Policia Militar do Estado do Parana. Citam-se 

as principais dificuldades e distoryoes no exercicio da funyao de P/5, levando esta 

analise ao posicionamento da equipe. 

Com o intuito de identificar procedimentos metodol6gicos aplicaveis ao presente 

trabalho de conclusao de curso, observou-se que diversas tipologias de delineamentos 

de pesquisas sao preconizadas por diferentes autores. Observa-se que as diferenyas 

nao dizem respeito a terminologia, mas as tipologias. 



66 

3.1. QUANTO A NATUREZA 

Para fins de obten~o dos objetivos trac;ados para o presente trabalho foi 

elaborada pesquisa de natureza quantitativa. Gil, assim define pesquisa: 

Pode-se definir pesquisa como o processo racional e sistematico que tern 
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que sao expostos ( ... ) . A 
pesquisa e desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponiveis 
e a utilizac;ao cuidadosa de metodos, tecnicas e outros procedimentos 
cientificos. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao Iongo de urn processo 
que envolve inumeras fases, desde a adequada formula«;ao do problema ate a 
satisfat6ria apresentac;ao dos resultados. (GIL, 2009, p. 17) 

Gil (2009, p. 55) fala tambem sabre a pesquisa-a~o. definindo-a segundo 

(Thiollent, 1985, p.14): "( ... ) urn tipo de pesquisa com base empirica que e concebida e 

realizada em estreita associac;ao com uma ac;ao ou com a resolu~o de urn problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representatives da situac;ao ou do 

problema estao envolvidos de modo cooperative ou participative". 

3.2. QUANTO AO TIPO 

Utilizou-se a pesquisa descritiva, com levantamento bibliognflfico, "A pesquisa 

bibliografica e desenvolvida com base em material ja elaborado, constituido 

principalmente de livros e artigos cientificos", (GIL, 2009, p.44). 

3.3. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

0 levantamento de dados efetuados contou com a aplica~o de questionario 

aos policiais-militares que atuam na func;ao de P/5 das sec;oes de relac;oes publicas 

das Organizac;oes Policiais-Militares, com o objetivo de verificar a imagem publica da 

Policia Militar do Parana, por meio das informac;oes consolidadas desses profissionais 

que atuam na area de seguranc;a publica. 
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Segundo Gil (2009, p. 116): "a elaborayao de urn questionario consiste 

basicamente em traduzir os objetivos especificos da pesquisa em itens bern redigidos. 

Naturalmente nao existem normas rigidas a respeito da elaborac;ao do questionario". 

Na elaborac;ao do questionario consideraram-se os seguintes aspectos: perfil 

dos policiais-militares P/5 das sec;Oes de relac;oes publicas das Organizac;oes Policiais

Militares; capacitac;ao desse profissional; ocorremcias mais frequentes; numero de 

solicitac;oes/mes; numero de habitantes por area de responsabilidade da OPM; numero 

de policiais-militares pertencentes a OPM; principais servic;os prestados pela OPM; 

periodo do ano em que ha maior numero de solicitac;oes; relacionamento com os 

6rgaos de imprensa; infra-estrutura da seyao de P/5; trabalho de parceria com outros 

6rgaos; grau de satisfac;ao da populayao com a OPM; percepc;ao da imagem da OPM 

perante a sociedade; e dificuldades para o exercicio da funyao de P/5. 

3.4. QUANTO AOS RESULTADOS 

De posse dos dados consolidados, por meio de questionario foi preparado, 

organizado e descrito para melhor proceder as analises e interpretac;oes. 

Segundo Gil: 

Entre os varios itens de natureza metodol6gica, o que apresenta maior 
carancia de sistematiza<;ao e o referente a analise e interpretacao de dados. 
Como o estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados os mais 
variados, o processo de analise e interpreta<;ao pode, naturalmente, envolver 
diferentes modelos de analise. Todavia, e natural admitir que a analise dos 
dados seja de natureza predominantemente qualitativa. 0 mais importante na 
analise e interpreta<;ao de dados no estudo de caso e a preserva<;ao da 
totalidade da unidade social (GIL, 2009, p.141). 

3.5. DELIMITACAO ESPACIAL 

A pesquisa envolveu todos os policiais-militares que atuam na func;ao de P/5 das 

Organizac;oes Policiais-Militares da Corporac;ao, pertencentes a Capital, Interior e 

Regiao Metropolitana de Curitiba. 
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4. ESTUDO REFLEXIVO SOBRE A IMAGEM DA POLiCIA MILITAR 

Conforme a PORTARIA N°. 074175- PM/1, o entao Comandante-Geral da 

Policia Militar do Parana, Coronel Cesar Tasso Saldanha Lemos, no uso de suas 

atribuiyoes regulamentares, de acordo com o Art. 55 do RISG/PMPR e considerando: 

- A relevancia da comunicayao social nas sociedades modernas; 

- A crescente presenya da Corporayao nas comunidades paranaenses; 

- A necessidade de apoiar as ayoes policiais-militares com atividades de 

relac_(oes publicas tecnicamente bern planejadas e executadas; 

- A necessidade de promover o fortalecimento da coesao interna em torno de 

objetivos institucionais internalizados; 

- A necessidade de se planejar e controlar a participac_fao da Policia Militar nas 

situac_(oes de calamidades publicas; 

- As lnstruyoes Provis6rias para o Sistema de Assuntos Civis das Policias 

Militares "IPPM/5", da IGPM; 

- As disposiyoes do decreto N°. 3.002, de 29/12r72 que implanta e estabelece 

normas de funcionamento do Sistema de Defesa Civil no Estado do Parana. 

Resolveu organizar e regulamentar, a titulo experimental e em carater precario, 

a 5.a Sec_fao do Estado- Maior da Policia Militar do Parana como 6rgao central do 

Sistema de Assuntos Civis da Corporayao, com condiyoes em pessoal e material para 

prestar assessoramento adequado e oportuno ao Comando-Geral, nos assuntos 

concernentes as atividades de assuntos civis e comunicayao social. 

A organizayao da 5.a Seyao/EM foi subdividida em quatro subseyoes; a de 

Relayaes Publicas, a de Ayao Comunitaria, a de Planejamento e Controle e a de 

Administrac_fao. 

A Subsec_fao de Relac_foes Publicas e dividida em quatro grupos; Grupo de 

Publico lnterno, Grupo de Publico Externo, Grupo de Divulgayao e Grupo de 

Cerimonial. 

A Subsec_fao de Ayao Comunitaria e dividida em tres grupos; Grupo de Defesa 

Civil, Grupo de Seguranya Fisica de lnstalayoes Civis e Grupo de ACISO. 
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A Subsec;ao de Planejamento e Controle e dividida em dois grupos; Grupo de 

Planejamento e Grupo de Controle. 

A Subsec;ao Administrativa e dividida em tres grupos; Grupo de Pessoal, Grupo 

de Suprimentos e Grupo de Expediente. 

4.1. ORGANIZACAO E REGULAMENTACAO DA 5.8 SECAO 

A Portaria do Comando-Geral N°. 291 - PM/1, de 16 de marc;o de 2009, do 

atual Comandante Geral da PMPR, Cel. PM ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA, aprovou 

as lnstruc;Qes Reguladoras de atribuic;oes das func;oes organicas e encargos 

institucionais, estabelecendo as atribuic;oes da 5.8 Sec;ao do EM (PM/5). 

4.1.1 Atribuic;oes Organicas da 5. a Seyao de Estado Maior 

Destacam-se o artigo e incisos que estabelece as competencias da PM/5: 

Art. 33. Compete a PM/5: 

I - assessorar o Comandante-Geral e o Chefe do EMPM no que se refere a 
comunicac;ao social e ao cerimonial militar; 

II - elaborar as normas de comunicayao social e do cerimonial militar dentro da 

PMPR; 

Ill - manter permanente ligac;ao com os 6rgaos de comunicac;ao social, 

assegurando o perfeito fluxo de informac;oes entre o Comando-Geral e as instituic;oes 

de comunicac;ao publicas ou privadas; 

IV - acompanhar as noticias na imprensa relativas a PMPR; 

V - desenvolver as atividades de cerimonial militar nos eventos em que houver 

a confirmac;ao ou presunyao da presenc;a do Comandante-Geral ou do Chefe do 

EMPM; 

VI - desenvolver as atividades relacionadas ao preito da tropa nos eventos de 

repercussao estadual ou federal, e ainda naquelas de interesse do Comando-Geral; 

VII - promover estudos e planejamentos voltados a melhoria da comunicac;ao 

interna, do relacionamento com a imprensa e com o publico em geral; 
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VIII- orientar tecnicamente e dar apoio material aos integrantes do Sistema de 

Comunicac;ao Social da PMPR, quando necessaria. 

4.1.2 Atribuic;oes Funcionais do Chefe da PM/5 

Destaca-se o artigo que estabelece as atribuic;oes funcionais do Chefe da 

PM/5: 

Art. 34. Cabe ao Chefe da PM/5: 

I - dirigir, orientar e coordenar as atividades de cerimonial militar, relac;oes 

publicas, consultoria de imprensa, publicidade e marketing; 

II - encarregar-se das atividades sociais da Corporac;ao; 

Ill - manter urn servic;o de registro de imagens; 

IV- promover a edic;ao e a atualizac;ao das normas relacionadas as atividades 

inerentes a PM/5; 

V - coordenar a coleta e o processamento de dados referentes as pesquisas de 

clima e de opiniao; 

VI - manter estreita ligac;ao com os 6rgaos de imprensa; 

VII - conceder direitos e atribuir responsabilidades, dentro de sua competencia, 

aqueles que lhe estiver subordinado. 

4.1.3 Atribuic;oes Funcionais do Chefe da Subsec;ao de Ac;ao Comunitaria 

Destaca-se o artigo que estabelece as atribuic;oes funcionais do Chefe da 

Subsec;ao de Ac;ao Comunitaria: 

Art. 35. Cabe ao Chefe da Subsec;ao de Ac;ao Comunitaria: 

I - responder pela chefia no impedimenta do Chefe da PM/5; 

II - administrar as atividades de cerimonial militar, comunicac;ao interna, 

cinematografia, fotografia, imprensa, publicidade e marketing; 

Ill - manter ligac;ao com os 6rgaos civis, governamentais e militares, a fim de 

propiciar o desenvolvimento das atividades de comunicac;ao institucional; 

IV - organizar e manter a sala de imprensa dentro dos preceitos atuais de 
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consultoria de imprensa; 

V - promover estudos e propor sugestoes e normas relacionadas as areas de 

sua atuayao; 

VI - analisar, debater, propor politicas, estrategias e questoes relativas a 

atividade de comunicac;ao institucional; 

VII - cumprir e fazer cumprir as normas de cerimonial militar; 

VIII- propor ac;oes de comunicac;ao prioritaria para o publico interno; 

IX - elaborar informac;oes e respostas as consultas formuladas a PM/5. 

4.1.4 Atribuic;oes Funcionais do Chefe da Subsec;ao de Relac;oes Publicas 

Destaca-se o artigo que estabelece as atribuic;oes funcionais do Chefe da 

Subsec;ao de Relac;oes Publicas: 

Art. 36. Cabe ao Chefe da Subsec;ao de Relac;aes Publicas: 

I - administrar as atividades de relac;oes publicas, assessoria de imprensa, 

visitas e delegac;oes, correspondencia eletronica e tradicional, administrac;ao interna da 

sec;ao, controle de escalas, patrimonio, verbas, viaturas e estagiarios, mantendo 

controle sobre o efetivo e servic;os sob sua responsabilidade; 

II - manter ligac;ao com os 6rgaos civis, governamentais e militares, a fim de 

propiciar estreito relacionamento e perfeita sintonia no desenvolvimento das atividades 

de relac;oes publicas; 

Ill - organizar e manter urn servi<;o de atendimento ao publico externo, 

visitantes, delegac;oes e comissoes oficiais, disponibilizando atendimento preferencial e 

informac;oes necessarias, confeccionando roteiros de visitas, alem de indicar locais de 

hospedagem e itinerarios; 

IV - promover estudos e propor sugestoes e normas relacionadas as areas de 

sua atuayao; 

V - buscar entendimento com organizac;oes governamentais, outras unidades e 

servic;os da PMPR e entidades civis no que se refere a relac;oes publicas, participando 

de eventos e discussoes, alem de propor ac;oes, politicas e estrategias; 

VI- realizar pesquisas de clima e de opiniao, a fim de verificar indices e niveis 

de interesse da PMPR; 
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VII - analisar, debater, propor politicas, estrategias, programas, projetos e 

questoes relativos a atividade de relac;oes publicas; 

VIII - propor, organizar e coordenar feiras, exposic;oes e outros eventos, 

viabilizando a participa«;ao de unidades da Policia Militar; 

IX - propor atividades sociais e festivas; 

X - elaborar informac;oes e respostas as consultas formuladas a PM/5. 

4.2. DIAGN6STICO SOBRE A 5.a SECAO DO EST ADO MAIOR 

A 5.a Sec;ao/EM deve: planejar, coordenar, supervisionar e controlar todas as 

atividades de Comunicac;ao Social, desenvolvidas no ambito da Policia Militar do 

Parana. 

Por ser o 6rgao de Comunicac;ao Social da Corporac;ao, tern por objetivo o 

processamento e transmissao peri6dica da atuac;ao operacional da Policia Militar do 

Parana para o grande publico interno e externo, em geral, atraves dos veiculos de 

comunicac;ao. Seu objetivo maior e a integrac;ao da Corporac;ao com a comunidade, o 

que somente sera alcanc;ado com a participac;ao dos 6rgaos da imprensa. 

E essencial para a 5. a Sec;ao conscientizar o publico interno de sua importancia 

para a Corporac;ao, como agente de Relac;oes Publicas e principal ligac;ao com o 

publico externo, na transmissao de uma imagem positiva. 

A 5.a Sec;ao/EM deve manter urn canal direto e constante, e ainda, desenvolver 

ac;oes no ambito das OPM/OBM, com a finalidade de atingir os objetivos de eleva«;ao 

do espirito de corpo, do moral do policial-militar e da melhoria da lmagem da 

Corporac;ao. 

Policia Militar e o 6rgao constitucionalmente instituido para a preservac;ao da 

Ordem Publica no Estado do Parana, prestando servic;os de utilidade publica a 

comunidade paranaense. Essas atividades sao desenvolvidas por meio de ac;oes 

preventivas e repressivas que, em geral, por serem restritivas, nao sao bern aceitas 

pelo publico. 

Assim, sao observados os seguintes aspectos relativos as reac;oes havidas com 

respeito as ac;aes policiais: 
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a) Desconhecimento E&icireonstitucional da PMPR; 

b) lnterpretac;oes errcidaeBJas ac;oes, pelo publico-alvo; 

c) Desvirtuamento dos fatos por parte dos representantes da imprensa, 

intencional ou involuntariamente, pelo desconhecimento de sua ac;ao de 

mantenedora da Ordem Publica; 

d) A natureza antipatiei@Jifltnas ac;oes do policiamento ostensivo, mais 

particularmente as de carater repressivo, levadas a efeito para se evitar o 

desenrolar de ac;oes contrarias as leis vigentes; 

e) Falhas na divulgac;aaae ac;oes e operac;oes. 

Aliada a esta situac;ao, observa-se tambem a existencia de uma insatisfac;ao por 

parte dos profissionais da Comunicac;ao Social, consoante ao decrescimo na 

colaborac;ao continuada e harmonica, por parte da Policia Militar, no fornecimento de 

dados sobre fatos e ocorrencias, obstando, por vezes, a difusao desembarac;ada dos 

acontecimentos. 

A imagem da Policia Militar e mantida principalmente atraves do trabalho 

cotidiano, voltado para o desempenho das missoes que lhe sao afetas. Sobre sua 

finalidade especifica deve a populac;ao ser esclarecida, havendo, no entanto, 

determinados assuntos de carater restrito, cuja divulgac;ao a lmprensa quase sempre 

oferece margem a explorac;ao, comentarios maldosos e distorcidos da veracidade, 

concorrendo, muitas vezes, para o desprestigio da Organizac;ao Policial Militar, ferindo 

a disciplina e a propria seguranc;a. 

Dentro desta 6tica e com objetivo de se evitar problemas desta natureza, 

recomenda-se aos diversos escaloes hierarquicos da Corporac;ao que observem com 

rigor as normas regulamentares que pautem a conduta dos integrantes da Policia 

Militar do Parana, dentro ou fora da caserna, pela palavra falada ou escrita, por 

qualquer veiculo de Comunicac;ao Social. 
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4.3. PROCEDIMENTOS 

A manifesta~o em nome da Corporac;ao e prerrogativa exclusiva do 

Comandante-Geral, ressalvados os casos em que, eventualmente, haja delegac;ao 

oficial para tal procedimento. 

Os Comandantes do CPI, CPC, e CCB, e seus Comandantes subordinados 

podem se manifestar sobre assuntos locais, restringindo-se ao desempenho 

operacional de suas Unidades, vedando-se os pronunciamentos em assuntos 

considerados sigilosos, analises sobre o desempenho de autoridades constituidas ou 

de instituic;oes, pronunciamentos de cunho politico-partidario, bern como aqueles que 

nao observem os parametres da hierarquia e disciplina. 

A Policia Militar do Parana, atraves de seus Comandos Intermediaries, 

incrementa medidas, juntamente com a 5.a Sec;ao/EM, que possibilitem manter boas 

relac;oes com os veiculos de comunicac;ao de massa, tendo como finalidade basica 

melhorar a concepc;ao publica de Policia Militar, ou seja: conquistar o respeito, a 

confianc;a, boa vontade e a simpatia do publico para com a Corpora~o. 

Os Comandos Intermediaries e das OPM e OBM, devem designar urn policial

militar P/5 ou 8/5, vinculado normativamente a 5.a Sec;ao/EM, que passara 

periodicamente e/ou quando o evento exigir, observando o principia da oportunidade, 

dados que objetivem a formac;ao e manutenc;ao da imagem positiva da lnstituic;ao. 

0 CIOSP deve enviar, diariamente, a Sala de lmprensa da 5.a Sec;ao/EM as 

ocorrencias registradas em sua area de atuac;ao, contendo informac;oes detalhadas, ao 

maximo, visando minimizar a possibilidade de distorc;oes na difusao aos veiculos de 

Comunicac;ao Social. 

4.4. REFLEXAO SOBRE A 5.a SECAO 

A 5.a Sec;ao/EM mantem em seu Setor de Divulgac;ao urn plantao, que permanece 

24 horas a disposic;ao para contatos que se fizerem necessaries com a imprensa; 

porem, fica bastante claro que, pelo numero de notas, solicitac;oes, diretrizes, normas e 

etc., que nao e observado o contido em tais documentos pelos profissionais que 
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interagem com os 6rgaos de imprensa, e que pertencem as Organizac;oes Policiais

Militares que integram a Corporac;ao. 

Devido a essa falta de observac;ao e fiel cumprimento, a imprensa acaba tomando 

conhecimento dos fatos por outras fontes e, na maioria das vezes, mal informada, 

acaba por distorcer esses mesmos fatos, dificultando a 5.a Sec;ao/EM para corrigir e 

justificar tais informac;o~s. 

4.5. LEVANTAMENTO, CONSOLIDA<;AO E ANALISE DAS INFORMA<;OES SOBRE 

A IMAGEM PUBLICA DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Com o objetivo de levantar informac;oes acerca da realizac;ao da func;ao de 

relac;oes publicas dos profissionais pertencentes as Organizac;oes Policiais-Militares, 

aplicou-se urn questionario pela Internet a todos os P/5 das Unidades Policiais-Militares 

pertencentes ao CPC e ao CPI, obtendo-se as seguintes informac;oes: 

a) Unidades Policiais-Militares participantes na pesquisa: 

BPTran 
BPRv 

BPAmb-FV 
BPGd 

Cia P Cho 
Cia lnd P Gda 

48 Cia lnd P 

RPMon ~ BPM 
BPEC 1° BPM2o BPM o 

3 BPM 6oBPM 

5° BPM 

BPM 

BPM 

11° BPM 
12° BPM 

1JO BPM 

18° BPM 
19° BPM 

15° BPM 14° BPM 
16° BPM 

17° BPM 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 
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Obteve-se 1 OOo/o dos questionarios respondidos, de urn universe de 34 

Unidades, salientando que em uma das Unidades pertencentes ao Comando do 

Policiamento do Interior, mais precisamente o 8°. Batalhao de Policia Militar, obteve-se 

2 questionarios respondidos. 

b) ldade 

de 31 a 35 anos (17, 1%) 
acirra de 36 anos (31,4%) 

de 20 a 25 anos (22,9%) 

de 26 a 30 anos (28,6%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

De acordo com a 1.a pergunta do questionario, referente a idade dos 

respondentes, verifica-se que 22,9% possuem idade entre 20 a 25 anos, 28,6%; idade 

entre 26 a 30 anos; 17,1%, possuem idade entre 31 a 36 anos e 31,4% possuem idade 

acima dos 36 anos. Observa-se que a grande maioria dos entrevistados, num 

percentual de 51 ,5o/o, possui idade inferior a 30 anos, consequentemente, com menor 

experiencia profissional. 
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c) Sexo dos lntegrantes das Unidades 

Feminine (14,3%) 

Masculine (85,7%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Observa-se que na Policia Militar do Parana, dos que executam a fun9ao de 

rela9oes publicas, 14,3o/o sao do sexo feminine e 85, 7o/o sao do sexo masculine. 

d) Grau de escolaridade 

Mestrado (2,9%) 
Ensino l\lledio (5,7%) 

P6s (especializac;ao) (34,3%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Superior (57,1%) 

A terceira pergunta do questionario refere-se ao grau de escolaridade do 

respondente, obtendo-se 5,7°/o dos respondentes possuem o Ensino Media; 2,9% o 

Mestrado; 34,3% possuem especializa9ao (P6s-Gradua9ao); e 57,1 o/o possuem o 
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Ensino Superior. Observa-se que mais de 94% dos policiais-militares, que exercem a 

fun~ao de P/5, possuem curso superior completo ou especializa~ao (p6s-gradua~o); 

ao passo que a minoria, num universo de 5,7%, possuem o Ensino Media. Justifica-se 

este resultado pois que a fun~ao de P/5 na maioria das OPM e realizada por Oficiais e 

a minoria por pra~as. 

e) Tempo de servi~o na Corpora~o 
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Ate 5 anos (22,9%) de 6 a 1 0 anos (28,6%) 

de 11 a 15 anos (22,9%) 
acima de 16 a nos (25, 7%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Quanto ao tempo de serviyo na Corporayao, obteve-se 22,9o/o dos policiais

militares que possuem ate 5 a nos de serviyo, 28,6% possuem entre 6 e 10 a nos de 

serviyo; 22,9o/o, de 11 a 15 anos de serviyo e 25,7o/o, possuem acima de 16 anos de 

serviyo na Corporayao. Observa-se que mais de 51%> dos P/5 possuem 10 a nos de 

serviyo ou menos. Empiricamente verifica-se que o pouco tempo de serviyo de urn 
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rela9oes publicas amplia a desconfian9a par parte da imprensa sabre a sustenta9ao de 

temas apresentados par tal profissional, devido a pouca experiencia. 

f) Tempo de servi9o na fun9ao 

10 ( 11 
O/)de 11 a 15 anos (2,9%) 

de 6 a anos ,4-,o 

Ate 5 anos (85,7%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Exercendo a fun9ao de P/5, 85,7o/o responderam que estao ate 5 anos a frente 

dessa fun9ao; 11 ,4o/o, entre 6 a 10 anos; e 2,9o/o entre 11 a 15 anos, exercendo a 

fun9ao de P/5 na Corpora9ao. Mais de 97o/o dos P/5 possuem 10 anos de servi9o ou 

menos na fun9ao. Da mesma forma que em rela9ao ao tempo na Corporayao, o tempo 

na fun9ao pode ser entendido que a pouca experiencia do P/5 no exercicio das 

rela9oes publicas amplia a desconfian9a par parte da imprensa sabre a sustenta9ao de 

temas apresentados par tal profissional. 

g) Posta ou gradua9ao 
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capitao (8,6%) 

· 2° Tenente (48,6%) 

Sargento (14,3%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Do universe de 35 respondentes, 8,6o/o pertencem ao posto de Capitao; 17,1% 

ao posto de 1°. Tenente; 48,6o/o ao posto de 2°. Tenente; 14,3o/o a graduayao de 

Sargento; e 11 ,4o/o a graduayao de Soldado. Na PMPR, as funyoes de nivel gerencial 

restringem-se aos oficiais e dentre estes o posto inicial eo de 2°. Tenente. Observa-se 

que 74,3% dos profissionais P/5 sao Oficiais e 25,7o/o sao prayas da Corporayao. 

h) Capacitayao para exercer a funyao 
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Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Perguntado se foi treinado/capacitado para exercer a func;ao de P/5, 65,7% 

responderam que nao e 34,3o/o responderam sim, ou seja, que foram treinados para 

exercer a func;ao de P/5. A atividade de P/5 exige uma somat6ria de fatores para o 

plena exercicio da func;ao; dentre os principais, pode-se citar a capacitac;ao para o seu 

desempenho, o que na atualidade e urn fator que esta sendo desconsiderado para 

mais de 65o/o dos P/5 e este indice s6 nao e maior porque alguns Oficiais consideram 

que, no seu periodo de formac;ao profissional, os conhecimentos adquiridos sao 

suficientes para a execuc;ao da func;ao de relac;oes publicas. 

i) Gostaria de participar de uma capacitac;ao? 
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Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Caso nao tenha sido treinado/capacitado, 21 ,4o/o responderam que nao 

gostariam de participar de uma capacita<;ao e 78,6% responderam que gostariam de 

participar de uma capacita<;ao para exercer a fun<;ao de P/5. Observa-se que embora 

nao tenham sido capacitados, estao motivados a aprender e isto deve ser levado em 

considera<;ao num eventual plano de capacita<;ao. 

Perguntado se gosta da fun<;ao que exerce, 14,3% responderam que nao 

gostam e 85,7%> responderam sim, que gostam da fun<;ao que exercem. Este 

percentual retrata a importancia de designar pessoas interessadas no exercicio da 

fun<;ao, para nao comprometer a imagem da lnstitui<;ao. 

j) Numero de solicita<;oes que a Organiza<;ao Policiai-Militar recebe mensalmente 



De 12 000 a 17 999 (3,1~) 
De 18 000 a 23 999 (3,1~) 

30 000 e rnais (3,1 ~) 
De a ooo a 11 999 {9,4°...-&) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 
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Sabre o numero de solicitac;oes que a OPM recebe mensalmente, a Media foi 

de 4.084,16 solicitac;oes/mes e o Desvio-Padrao de 7.289,86. Observa-se que a 

grande maioria das OPM do Estado do Parana , num universe de 81 ,3%, tern urn 

volume de solicitac;oes menor que 200 ao dia e 18,7% delas possuem urn quantitativa 

de solicitac;oes acima de 200 ao dia, ou seja, quanta menor o numero de solicitac;oes, 

maior sera o resultado e a eficiencia do trabalho preventive. 

k) Numero de ocorrencias atendidas 
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5 000 e rmis (3,0%) 
De 2 000 a 2 999 ( 

De 4 000 a 4 999 (6, 1%) 

De 3 000 a 3 999 (12,1%) 

OS de 1 000 (57,6%) 

De 1 000 a 1 999 (15,2%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Observa-se que a media do numero de ocorrencias atendidas e de 57,6o/o pelas 

OPM e e menor que 34 ocorrencias atendidas ao dia, o que totaliza menos de 1000 ao 

mes. Constata-se ainda que 9,1% das OPM atendem a media acima de 133 

ocorrencias ao dia ou acima de 4.000 ao mes. 



I) Numero de habitantes 

De 200 000 a 299 999 (2,9%) 
500 000 e rnais (5,9%) 

De 300 000 a 399 999 (8,8%) 
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IVIenos de 100 000 (82,4%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Com respeito ao numero de habitantes pertencentes a area de jurisdic;ao da 

OPM, a Media foi de 75.255,56 e o Desvio-Padrao de 169.359,93. Em virtude das 

OPM estarem distribuidas em todos os municipios do Parana, existe uma relac;ao 

direta entre a distribuic;ao populacional do PR com as das OPM. 

m) Numero de policiais-militares 
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l\llenos de 100 (5,9°/o) 
De 200 a 299 {14,7%) 

De 100 a 199 (17,6%) 

500 e mais (17,6%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Quanto ao numero de policiais-militares pertencentes a area de jurisdic;ao da 

OPM, a Media foi de 350,32 eo Desvio-Padrao de 197,08. 

n) Periodo do ano de maior numero de ocorrencias 
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Seterri>ro (2,2%) 
Agosto (4,5%)Junho (2,2% 

IVIaio (5,6%) 

Julho (6,7%) 

Fevereiro (10,1%) 
Janeiro (10,1%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Quanto ao periodo do ano em que ha urn maior numero de ocorrencias, 10,1 o/o 

do total respondeu que e o mes de Janeiro; 10,1% no mes de Fevereiro; 7 ,9%, no mes 

de Maryo; 5,6o/o no mes de Abril; 5,6o/o no mes de Maio; 2,2% no mes de Junho; 6,7% 

no mes de Julho; 4,5o/o no mes de Agosto; 2,2o/o no mes de Setembro; 7,9% no mes de 

Outubro; 13,5% no mes de Novembro e 23,6o/o no mes de Dezembro. 

Observa-se que a media de ocorrencias segundo os meses do ano e de 8,3o/o, 

contudo, ha meses que se destacam como e o caso dos meses de novembro, 

dezembro e janeiro com acumulado acima de 47°/o; notadamente, estes meses 

representam o periodo de compras de natal (novembro e dezembro) agregado ao inicio 

do periodo das ferias escolares, o que e comum as familias acompanharem atraves 

das ferias profissionais (dezembro e janeiro). Ja os meses de maio e agosto registram 
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os periodos de menor volume de registros de ocorrencias, sem uma explica9ao 16gica 

para isto. 

o) Trabalho de parceria da OPM com outros 6rgaos 

ruim (2,9%) 

bom(48,6%) 

muito bom (34,3%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Na avalia9ao dos respondentes em rela9ao ao trabalho de parceria da 

OPM com a Policia Civil, Guarda Municipal, Exercito Brasileiro e Policia Federal, 14,3o/o 

responderam que e excelente; 34,3o/o responderam que e muito born; 48,6% 

responderam que e born e 2,9o/o responderam que e ruim. Observa-se, a partir dos 

indices apresentados, os reflexos positives dos trabalhos realizados em parceria com 



outros 6rgaos. 

p) Percepc;ao da imagem da OPM perante a sociedade 

5 (2,9%) 
nao sei avaliar (2,9%) 

6 (11 ,4°/o) 

10 (11 ,4%) 

9 (20,0%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 
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A percepc;ao da imagem da OPM perante a sociedade, pela expectativa criada 

em relac;ao aos servic;os prestados, dos P/5 entrevistados, 2,9o/o nao souberam avaliar; 

2,9% atribuiram nota 5; 11,4% atribuiram nota 6; 17,1 °/o atribuiram nota 7; 34,3% 

atribuiram nota 8; 20,0% atribuiram nota 9 e 11,4% atribuiram nota 10. Observa-se que 

as notas, em ordem crescente, demonstram uma imagem positiva da OPM perante a 

sociedade, perfazendo uma porcentagem de 82,8%, considerando as notas de 7 a 10, 

face a expectativa criada em relac;ao aos servic;os prestados. 

q) Meio de comunicac;ao de acompanhamento das noticias da OPM 
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Pelos colegas ( 11 ,4%) 

E-mail (correio eletronico) (20,0%) Intranet ( 42,9%) 

Outra op~ao (25,7%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Perguntado por qual meio de comunica~o normalmente os respondentes 

acompanham as noticias da OPM, 42,9o/o respondeu que pela Internet; 20,0% pore

mail (correio eletronico); 11 ,4o/o por meio dos colegas e 25,7o/o por outras opyoes 

Oornais, Boletim de lmprensa e SISCAD - Sistema de Cadastre, programas de radio, 

murais, TV, Intranet e relat6rios de serviyo). Observa-se que os policiais-militares estao 

bern servidos de meios de comunicayao, porem a Intranet ainda e a mais utilizada para 

o acompanhamento de noticias. 

r) Relacionamento da P/5 com os 6rgaos de imprensa 
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nao sei avaliar (2,9%) 

bom(22,9%) 
muito born (37, 1%) 

excelente (37,1%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Em rela9ao ao relacionamento da P/5 com os 6rgaos de imprensa, 37,1 %> 

responderam que e muito born; 37,1% responderam que e excelente; 22,9o/o 

responderam que e born e 2,9o/o nao souberam avaliar. Observa-se que ha um born 

relacionamento dos profissionais de P/5 com os 6rgaos de imprensa local, facilitando e 

muito o canal de contato da unidade com a sociedade, bern como a divulga9ao de seus 

servi9os. 

s) lnfraestrutura das instala96es da P/5 
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excelente (5,7%} 

rruito born (14,3%) 

bom(54,3%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

Referente as instalac;oes de P/5, 17,1% responderam que e ruim; 8,6o/o que e 

pessimo; 14,3 responderam que e muito born; 5,7o/o que e excelente e 54,3% que e 
boa a infraestrutura existente para atender o (a) solicitante. Destaca-se que mais de 

54 o/o dos respondentes avaliam como boas as atuais instalac;oes fisicas dos locais 

onde exercem as suas atividades de relac;oes publicas. 

t) Grau de satisfac;ao da populac;ao em relac;ao aos servic;os prestados 



5 (2,9%) 
nao sei avaliar (2,9% )4 (2,9°/b) 

6 (8,6%) 

7 (22,9%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 
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Quanta ao grau de satisfac;ao da populac;ao pertencente a area de jurisdic;ao da 

OPM, em relac;ao aos servic;os prestados pelas equipes, 2,9% nao souberam avaliar; 

2,9o/o atribuiram a nota 4; 2,9°/o atribuiram nota 5; 2,9%> atribuiram nota 6; 22,9% 

atribuiram nota 7; 34,3% atribuiram nota 8; 14,3o/o atribuiram nota 9 e 11 ,4o/o atribuiram 

nota 10. Destaca-se que 60o/o dos respondentes atribuiram notas superiores a 8 em 

relac;ao ao grau de satisfac;ao da populac;ao em relac;ao aos servic;os prestados a 

sociedade pelas equipes pertencentes a OPM. 

u) Maiores dificuldades encontradas para exercer a func;ao de P/5 

Nenhuma das alternativas anteriores (2,9%) 

Falta de treinamento (14,3o/o} Falta de recursos rnateriais (25,7%} 

Todas as alternativas anteriores (14,3%) 

Falta de recursos financeiros (17,1%) Falta de recursos humanos (25, 7%) 

Fonte: Autores da pesquisa de campo 

No tocante as maiores dificuldades encontradas para exercer a func;ao de P/5, 
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25,7% responderam que e pela falta de recursos materiais; 25,7% pela falta de 

recursos humanos; 17,1% pela falta de recursos financeiros; 14,3% pela falta de 

treinamento; 14,3% por todas as alternativas e 2,9% por nenhuma das alternativas 

anteriores. Observa-se que mais de 51% dos P/5 responderam que encontram 

dificuldades para exercer suas fungoes pela falta de recursos humanos e materiais, 

vindo logo em seguida a dificuldade pela falta de recursos financeiros. 

4.6. S(NTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

QUESTAO SINTESE DAS RESPOSTAS 

a) Unidades Policiais-Militares ~4 Unidades Policiais-Militares envolvidas 

participantes na pesquisa 100% responderam os questionarios. 

b) I dade dos respondentes 51,5% dos entrevistados possuem menos de 

30 anos de idade. 

c) Sexo dos lntegrantes das Unidades 14,3% dos respondentes sao do sexo feminine 

~ 85,7% sao do sexo masculine. 

~) Grau de escolaridade Mais de 94% dos P/5 possuem curso superior 

¢ompleto ou p6s-graduayao. 

~) Tempo de servigo na Corporagao Mais de 51% dos P/5 possuem ate 10 anos de 

~ervigo. 

~Tempo de servigo na fungao Mais de 97% dos P/5 possuem ate 10 anos de 

servigo na funyao. 

~) Posta ou graduagao [74,3% dos profissionais P/5 sao Oficiais e 

~5,7% sao pragas da Corporayao. 

h) Capacitagao para exercer a fungao Mais de 65% dos P/5 nao receberam 

papacitagao para o exercicio da fungao. 

i) Gostaria de participar de uma Mais de 78,1% dos entrevistados 

capacitagao? responderam que gostariam de participar de 

uma capacitayao para exercer a fungao de 
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P/5. 

") Numero de solicitac;oes que aMais de 81 ,3% dos P/5 responderam que o 

Organizac;ao Policiai-Militar recebe volume de solicitac;oes e menor que 200 ao 

mensalmente dia e 18,7% responderam que o volume de 

solicitac;oes e acima de 200 ao dia. 

k) Numero de ocorrencias atendidas 57,6% das OPM atendem menos de 1000 

ocorrencias ao mes (34 ocorrencias ao dia). 

I) Numero de habitantes pertencentes a 82,4% dos municipios pertencentes a area de 

area de jurisdic;ao da OPM ·urisdic;ao das OPM tern menos de 100.000 

habitantes. 

m) Numero de policiais-militares ~ media e de 350 policiais-militares por 

pertencentes a area de jurisdic;ao da Unidade. 

OPM 

n) Periodo do anode maior numero de ~cima de 47% entre os meses de novembro, 

ocorrencias ~ezembro e janeiro. 

p) Trabalho de parceria da OPM com Somente 2,9% dos entrevistados responderam 

outros 6rgaos RUe a parceria e ruim. 

p) Percepc;ao da imagem da OPM Mais de 82% consideram que a OPM 

perante a sociedade ~presenta urn a imagem positiva da OPM 

perante a sociedade. 

R> Meio de comunicac;ao de Mais de 42,9% dos entrevistados respondeu 

acompanhamento das noticias da OPM que e pela Internet 

r) Relacionamento da P/5 com OS Mais de 74,2% responde ram que 0 

6rgaos de imprensa relacionamento com a imprensa e muito born e 

excelente. 

s) lnfraestrutura das instalac;oes da P/5 54,3% responderam que e boa a infraestrutura 

existente para atender o (a) solicitante. 

) Grau de satisfac;ao da populac;ao em 60% dos respondentes atribuiram notas 

relac;ao aos servic;os prestados superiores a 8 em relac;ao aos servic;os 

prestados pelas equipes de servic;o da OPM a 
sociedade. 
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u) Maiores dificuldades encontradasMais de 51% dos entrevistados responderam 

para exercer a fun<;ao de P/5 ~ue e pela falta de recursos materiais e 

recursos humanos. 



98 

5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

A Policia Militar do Estado do Parana, institui~o sesquicentenaria e composta 

por diversos setores em sua estrutura organizacional, dentre eles a 5.a Sec;ao do 

Estado Maior, a quem cabe definir metodos e processos de condu~o para o servic;o 

de Relac;oes Publicas da Corporac;ao. 

A PM/5 e urn 6rgao de assessoramento do Comando-Geral, em termos de 

direc;ao, para assuntos relativos a Comunicac;ao Social, possuindo extensao funcional 

com a Se~o de Comunica~o Social das Unidades da Corporac;ao, ou seja, com as 

P/5 das Organizac;oes Policiais-Militares. 

Na elaborac;ao deste trabalho, verificaram-se e analisaram-se as legislac;oes em 

vigor, referente a regulamentac;ao e estruturac;ao da PM/5, OS metodos e processos de 

trabalho utilizados na divulgac;ao das ac;oes e operac;oes policiais-militares. Com 

especial atenc;ao para as focadas na area da Comunicac;ao Social, presentes na 

Corporac;ao. 

Levantaram-se informac;oes dos trabalhos realizados na Se~o de Relac;oes 

Publicas das Unidades que integram a Corporac;ao, sua estrutura, dificuldades, relac;ao 

com outros 6rgaos e que exercem parceria nas atividades de seguranc;a publica. 

Foram laborados: (i) o quantitativo de solicitac;oes de ocorrencia por parte do publico 

externo; (ii) o quantitativo de ocorrencias atendidas; (iii) o quantitativo de policiais

militares pertencentes a cada Unidade; e (iv) o perfil de cada responsavel pela Sec;ao 

de Relac;Oes Publicas da Organiza~o Policiai-Militar. 

Verificou-se a necessidade de produzir o mesmo resultado em todo o Estado do 

Parana. Essas Sec;Oes nao possuem profissionais preparados tecnicamente para 

efetuarem urn born trabalho de Comunica~o Social, face a mudanc;as constantes 

desses profissionais, e tampouco unifica~o de ac;oes para toda a Corporac;ao, 

deficiencia de recursos humanos, materiais e financeiros. Assim, cada P/5 das 

Organizac;oes Policiais-Militares faz localmente suas divulgac;oes, sem que haja uma 

padronizac;ao sobre o que e como publicar, gerando por vezes insatisfa~o a 
populac;ao pela forma equivocada que certas noticias sao veiculadas na midia. 
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0 tipo de pesquisa foi a descritiva, documental e pesquisa de campo, por meio 

da aplica~ao de urn questionario ao publico interno, via internet, aos responsaveis pela 

condu~ao da P/5 das Unidades da Corpora~ao. Os aspectos relevantes dos 

questionarios aplicados foram transcritos no trabalho, ap6s tabuladas, e apresentadas 

graficamente e sofreram analise. 

Os integrantes da Corpora~o, de urn modo geral, esperam que a PM/5 e as P/5 

das Organiza~oes Policiais-Militares, alem de coordenarem as a¢es de cerimonial e 

formaturas internas e externas existentes na Corpora~ao, fa~m uma triagem das 

noticias veiculadas em diferentes 6rgaos de imprensa, de forma a evitar, minimizar ou 

amenizar as criticas sofridas, responder de imediato os questionamentos e informar as 

a~oes positivas de maneira rapida, eficiente e abrangente, para que boa parte da 

sociedade tenha o conhecimento correto do resultado das a~oes e opera~oes 

desenvolvidas pela Policia Militar, e tambem uma grande parcela do publico interno, 

pois se observou que a comunica~ao interna e deficiente. 

Verificou-se a ausencia de uma estrutura sistemica de atua~ao da PM/5 com as 

P/5, pois cada urn age de forma isolada atendendo as determina~oes de seus 

comandos imediatos, tendo em vista as peculiaridades de sua area de atua~o e a 

natureza de suas especialidades, sem levar em considera~o a Corpora~ao como urn 

todo, da qual sao partes integrantes. Em decorrencia disso, a divulgayao das 

realiza~oes da Policia Militar do Parana sao compartimentadas, setorizadas e 

fragmentadas, ocasionando uma dispersao na comunicayao, o que impossibilita a 

propaga~o adequada de sua verdadeira dimensao. 

Percebeu a dificuldade da Corpora~o em interagir com uma imagem positiva 

perante a opiniao publica, pois que, diariamente, e apontada em veiculos de 

comunicayao de massa: radio, TV e jornais, como uma instituiyao ineficiente. Para 

tanto, torna-se cada vez mais necessaria, a contratayao de profissionais que 

desenvolvam campanhas de marketing, em veiculos de comunicayao de massa, onde 

a imagem da Corporayao possa ser veiculada com informayoes positivas, divulgando 

as ayoes que mostram o profissionalismo da Corporayao, bern como as dificuldades 

que a mesma encontra para atender melhor a comunidade. 
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Outro ponto importante a ser destacado esta no desenvolvimento de ac;oes de 

relac;oes publicas, nao s6 internas como externas, visando o desenvolvimento de 

tecnicas que permitam o relacionamento e a convivencia entre os membros da 

Corporac;ao seja de forma produtiva, amistosa e cordial e, principalmente, para que as 

relac;oes entre o publico externo e interno sejam feitas de forma profissional. Para a 

Corporac;ao, esta especializac;ao se traduz de forma positiva para a divulgac;ao das 

realizac;oes das atividades afeta a sua atividade fim, passando a contar com urn maior 

apoio da sociedade, trazendo urn entendimento entre os membros da lnstituic;ao e a 

comunidade, permitindo que informac;oes essenciais ao sucesso da imagem sejam 

compreendidas por todos, principalmente pelos formadores de opiniao, que todos os 

dias divulgam e comentam as ac;oes e operac;oes desenvolvidas pela Policia Militar. 

Em razao da imagem a Policia Militar sera perene ou nao, pois a imagem 

publica esta intimamente ligada a formayao da opiniao publica. Uma imagem 

arranhada com informac;oes negativas, normalmente aumentadas e exageradas por 

parte dos meios de comunicac;ao, acaba nao deixando alternativas para a instituiyao, 

se nao o investimento maciyo em sua imagem de forma tecnica, com recursos 

atualizados de comunicac;ao. Logo, cuidar da imagem esta no mesmo grau de 

importancia que a manutenc;ao diaria de conceitos e de tecnicas como o emprego de 

equipamentos e a reciclagem de conhecimentos, pois o investimento na imagem 

publica garante ainda, a expansao da instituic;ao na medida em que garante a 
sociedade a certeza de estar investindo em uma instituic;ao seria e transparente, 

porque ela conhece a sua policia, por meio da correta divulgayao de seus servic;os 

prestados. 

Constatou-se que as P/5 tern procurado, atraves dos recursos da informatica, 

criar mecanismos para divulgar de forma rapida e transparente os acontecimentos 

julgados importantes para o publico interno, atraves da intranet, e para o publico 

externo, atraves dos 6rgaos de imprensa, porem, de forma localizada e sem o 

conhecimento da PM/5, na maioria das vezes. 

Nota-se a evoluc;ao na forma transparente com que sao disponibilizadas as 

informac;oes para os veiculos de comunicayao, fazendo com que a credibilidade da 

instituic;ao seja referencia, ja que a imprensa em geral normalmente se socorre de 
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nossos levantamentos estatisticos para chegar a informac;oes e repassa-las a 
sociedade paranaense, apesar de haver manipulac;oes em alguns casas. 

Recomendam-se metodos e tecnicas para a divulgac;ao da imagem publica da 

Policia Militar por meio de eventos e materias jornalisticas onde se ressalta a 

excelencia dos servic;os prestados, desenvolvimento de campanhas educativas, com a 

distribuic;ao de "folderes" que ilustram dicas de seguranc;a, palestras a serem proferidas 

a sociedade, criac;ao de recursos audio visuais, visando divulgar a Corporac;ao, a partir 

de propaganda e de "clips" de pouca durac;ao, campanhas para divulgayao de valores 

e servic;os, tanto para o publico externo como para o publico interno. 

E imprescindivel a contratayao e a capacitayao de profissionais tecnicos para a 

area de Comunicac;ao Social, uma vez que vivencia a era da informac;ao e comunicar o 

que se faz, como se faz, e a que prec;o se faz, torna-se uma questao de sobrevivencia; 

por isso, hoje se faz necessaria que a Corporac;ao acompanhe essas mudanc;as e 

adapte-se para bern divulgar a imagem institucional, alem de desenvolver uma 

Comunicayao Social que tenha informac;oes em linha para que a informac;ao seja 

repassada para os 6rgaos de imprensa de forma rapida e segura. 

Recomenda-se ainda: (i) o estreitamento dos lac;os de contato entre os 

profissionais de Relac;oes Publicas e a imprensa facilitando a comunicayao e 

melhorando o aproveitamento da produc;ao de noticias; (ii) a criac;ao de urn canal 

direto, rapido e eficiente de comunicac;ao entre a PM/5 e as P/5 das Organizac;Oes 

Policiais-Militares; (iii) a divulgac;ao dos bons servic;os prestados pelos integrantes da 

Corporac;ao, minimizando as insatisfac;oes do publico interno em relac;ao ao publico 

externo, em func;ao do desconhecimento das atividades realizadas. 

Faz-se necessaria dotac;ao orc;amentaria propria, para que a 5.a Sec;ao/EM 

realize as suas atividades de forma plena e independente financeiramente. Essa e uma 

condic;ao fundamental para a atividade de comunicayao como urn todo, assim, podera 

realmente trabalhar para a divulgac;ao e formac;ao de uma imagem publica positiva da 

Policia Militar, fazendo com que a imagem da Corporayao seja corretamente divulgada. 

Que o P/5 das Organizac;oes Policiais-Militares permanec;a mais tempo na 

func;ao, evitando mudanc;as constantes e rotineiras, evitando a descontinuidade em sua 

realizac;ao, bern como, que o profissional designado para exerce-la, seja no minima, do 
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posto de Capitao, devido a sua experiencia na Corporayao e para que haja valoriza9ao 

e facilidades no desenvolvimento da funyao, ao tratar com pessoas de mesmo posto, 

pertencentes a outras Se9oes de uma mesma Unidade. 

Este trabalho nao teve por objetivo esgotar as possibilidades de avalia9ao da 

imagem publica da Corpora9ao. Nao pretendeu elaborar criticas ao que esta sendo 

realizado; se propos, no entanto, recomendar e sugerir melhorias para orientar as 

corre96es da atual situa9ao. 
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7. APENDICES 
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7.1. APENDICE -I- PESQUISA DE OPINIAO 



IDENTIFICACAO 

*1. 
Selecione sua unidade: 

r 
1°BPM 

r 
8°BPM 

r 
15° BPM 

r 
2a Cia lnd PM 

r 
BPGd 

r 
2°BPM 

r 
gosPM 

r 
1SO BPM 

r 
3a Cia lnd PM 

r 
BPArnb-FV 

r 
3°8PM 

r 
10° BPM 

r 
17° BPM 

r 
4a Cia lnd PM 

r 
BPRv 

r 
4°8PM 

r 
11° BPM 

r 
18° BPM 
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r 
sa cia lnd PM 

f'i 
BPTran 

r. 
5°BPM 

r: 
12° BPM 

r 
19° BPM 

r 
Cia lnd P Gda 

r 
SPEC 

r 
f>OBPM 

r; 
13° BPM 

r 
20° BPM 

r 
Cia P Choq 

r 
RPMon 

r 
7°8PM 

r 
14°BPM 

r 
1a Cia lnd PM 

r 
Cia lnd P Portuaria 

*2. 
Assinale sua idade: 

(':: 

de 20 a 25 anos 
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c 
de 31 a 35 anos 

c 
de 26 a 30 anos 
r. 
acima de 36 anos 

*3. 
Sexo: 

r 
Masculino 

r 
Feminino 

*4. 
Assinale o seu maior grau de escolaridade mesmo que incomplete: 

c 
Superior 

c 
Mestrado 

r: 
P6s (especializa~o) 
r: 
Doutorado 

*5. 
Tempo de servi~o na Corpora~ao: 
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r. 
Ate5anos 
c 
de 11 a 15 anos 

C· 
de6a 10anos 
c. 
acima de 16 anos 

*6. 
Tempo de servi~o na fun~ao de P/5: 

c 
Ate 5 anos 

c 
de 11 a 15 anos 

r 
de6a 10anos 

c 
acima de 16 anos 

*7. 
lndique o seu Posto ou Gradua~io: 

r, 
Coronel 

r 
Capitao 

~ 
Aspirante - a - Oficial 

r 
Cabo 
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r 
Tenente - Coronel 

n 
1°Tenente 

r 
Subtenente 

r 
Soldado 

n 
Major 

r 
2°Tenente 

n 
Sargento 

SOBRE A FUNCAO 

*8. 
Voce foi treinado/capacitado para exercer esta fun~io? 

r 
Sim 

r 
Nao 

9. 
Caso nio tenha sido treinado/capacitado gostaria de participar de uma c.apacita~o? 

r 
Sim 

r 
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Nao 

*10. 
Voce gosta da fun~o que exerce? 

r. 
Sim 

c 
Nao 

*11. 
Escreva {2) duas palavras que, na sua opiniao, classificam a fun~ao de P/5: 

DE FORMA OBJETIVA, RESPONDA As SEGUINTES PERGUNTAS 

*12. 
Numero de solicita~6es que a OPM recebe mensalmente: 

*13. 
Numero de ocorrencias/mes atendidas pelas equipes de servi~o da OPM: 
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*14. 
Numero de habitantes pertencentes a area de jurisdi~o da OPM: 

*15. 
Numero de policiais-militares pertencentes a area de jurisdi~o da OPM: 

*16. 
Cite (5) cinco ocorrencias mais frequentes que a OPM atende: 

*17. 
Cite (5) servi~os prestados pela OPM, na ordem de prioridade: 

l: . .., 

·±J.·"""".:.'i , ·:•; , .J 

*18. 
Outros servi~s que, em sua opiniao, poderiam ser prestados pela OPM: 



*19. 
Periodos do ano em que ha um maior m.imero de ocorrencias: 

~ 
Janeiro 

r 
Abril 

n 
Julho 

r 
Outubro 

Fevereiro 

r 
Maio 

,--: 
Agosto 

r 
Novembro 

r 
Marco 

n 
Junho 

n 
Setembro 

C 
Dezembro 

*20. 
Relacionamento da P/5 com os 6rgaos de imprensa: 

r 
excelente 
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r 
muitobom 

C-
bom 

c 
ruim 
r: 
pessimo 

r 
nao sei avaliar 

*21. 
lnfraestrutura existente para atender o (a) solicitante (ref. instala~oes da P/5): 

c 
excelente 
(': 

muitobom 
(':, 

born 
(': 

ruim 
r . 
pessimo 

r: 
nao sei avaliar 

*22. 
Qual a sua avalia~ao em rela~o ao trabalho de parceria da OPM com a Policia Civil, Guarda Municipal, 
Exercito Brasileiro e Policia Federal? 

r 
excelente 

r~ 

muito born 

c 
born 
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ruim 

r. 
pessimo 
r . 'l _i 

nao sei avaliar 

·~23. 

Grau de satisfa~o da popula~o pertencente a area de jurisdi~o da OPM, em rela~io aos servi~os 
prestados pelas equipes de servi~o da OPM: 

r 
10 
c 
9 
c 
8 
ir: 
7 

c 
6 
c. 
5 

c 
4 
c· 
3 
c 
2 
ir. 
1 

c 
nao sei avaliar 

*24. 
Percep~o da imagem da OPM perante a sociedade, pela expectativa criada em rela~o aos servit;os 
prestados: 
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(" 

10 
( " 

9 
c 
8 

C· 
7 

c 
6 
c. 
5 
r 
4 

r: 
3 
t: 
2 
c 
1 

r 
nao sei avaliar 

*25. 
Maiores dificuldades encontradas para exercer a fun~o de P/5: 

c 
Falta de treinamento 

r: 
Falta de recursos financeiros 

c 
Falta de recursos humanos 

c 
Todas as altemativas anteriores 

C· 
Falla de recursos materiais 
r. 
Nenhuma das altemativas anteriores 
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Falta de apoio do Comando 

26. 
Caso a questao anterior nao aborde sua opiniao, cite-a abaixo: 

LLJ 

*27. 
Por qual meio de comunica~ao nonnalmente voce acompanha as noticias da unidade: 

C· 

Intranet 
;(:i 

E-mail (correio eletronico) 

c 
Jomal intemo 

.r 
Pelos colegas 
(':. 

Outra opcao 

28. 
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Caso na questiio anterior voce tenha selecionado '"outra o~o", registre abaixo de que maneira voce fica 
sabendo das noticias da unidade: 
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29. 
Comentarios/criticas e sugestoes em rela~o a imagem publica da OPM: 

:£1 

~ 

. En~iar ... l 
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7.2. APENDICE -II- TABELAS DOS DADOS CONSOLIDADOS 
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II Nao ~,1 Sim TotaJ 

N %cit. N %cit. N %cit. 

Voce foi treinado/capacitado para exercer esta funr;ao? 23 65,7% 12 34,3% 35 100,0% ·= caso nao tenha s:ido treinado/capacitado gostaria de participar de uma capa~o? 6 21,.4% 22 78,6o/o 28 100,0% 

Voce gosta da fungAo que exerce? 5 14,3% 30 85,7Dk 35 100,0% '~ 
Total 34 34,7% 64 65,3% 98 100,0% ~ 

Media= 4 084,16 De:svio-padrao = 7 289,86 

Ql %cit. ' 
lm 1 2 ' 6,3%1 - !.; ...... ',11'ii;~.?.10!:l<\JI' 6,3% 

6,3%1 
" 3 2 R~~~ ···o.= "'': :"''"""'-IIJ 6,3% 

. 20 2 1 6,3% • '}-' -~-,:f'y)::_: .. 'i')·: "~'""-"' 
a. s .3% 

50 1 j 3,1%J .•... ~, - - ,~ 3,1% 

' 56 1 1 3,1%1 3,1% 

200 1 1 3,1°/o 3,1% 

1220 1 3,1%! ~,.,,;.·""' .r'' 3,1% 

450 . 1 ' 3,1%1 3,1% 

. 50i)/ 1 1 3,1~1 
: 

3,1% 

600 1 1 3,1%1 : 3,1% 

800 1 1 3,1%1 
l'l·a 111 3,1% 

I 

3,1%1 900 1 \ 3,1% 

1500 3 1 9,4% 

2360 2 1 
9,.4%1 

6 ,3% 6,3% 

2500 2 J 6,3%1 6,3% 

2700 1 1 
I 3,1%1 ' 3,1% 

L 5ooo 1 i 3,1%1 3,1% 

I 5161 1 1 3,1%1 ' 3,1% 

5788 -----::-r-- ' . 3,1% 1 1 3,1%! 

-< 6 000 1 3,~~ ltc" .;, ""'""'";; l)J 3,1% 

: 7000 1 3,1%1 1)1 3,1% 

:~l 11 000 ' 1 3,1%1 ,,1{>;;;,-~,. "'·- '~ 3,1% 

15000 1 3,1%, J3,1% 

1 20000 1 3,1%1 3,1% 

· : 35000 1 3,1%! ~ ;_r.t '>?·' ..• ;;-~,, 3,1% 

!Total 32 100,0%1 



Qt. 

11 
11 
1 , 

209 

234 

245 

274 

;Total 

%cit. l 

2,9%1 

1 2,9% 

2,9% 

2,9% 

2,9% 
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1\fedia = 7,54 Desvic>-padrao = 1,90 
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7.3. APENDICE- Ill - RESPOSTAS ABERT AS DE PESQUISA 
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Escreva (2) duas palavras que, em sua opiniao, classificam a fun~ao de P/5: 

Unidade -1.0 BPM: Auxiliar o Comando em Solenidades e datas alusivas a PMPR e 
ao Batalhao; Auxiliar os 6rgaos de imprensa repassando noticias referentes a PMPR A 
P/5 tern o objetivo de passar a nossa visao da sociedade, sendo assim, o espelho do 
Batalhao. 
Unidade- 2.0 BPM: essencial e informativa 
Unidade- 3.0 BPM: diulac;ao, relacionamento 
Unidade- 4.0 BPM: dinamismo e criatividade 
Unidade- 5.0 BPM: credibilidade, transpar€mcia 
Unidade- 6.0 BPM: comunicativo, tranquilo. 
Unidade -7.0 BPM: comunicac;ao e informac;ao 
Unidade- 8.0 BPM: comunicac;ao- imagem I comunicac;ao e marketing 
Unidade- 9.0 BPM: comunicac;ao e divulgac;ao 
Unidade - 10° BPM: marketing e relacionamento 
Unidade - 11° BPM: relacionamento, integrac;ao 
Unidade -12.0 BPM: publicidade e informac;ao 
Unidade -13.0 BPM: relacionamento, informac;ao 
Unidade- 14.0 BPM: comunicac;ao social 
Unidade -15.0 BPM: responsabilidade e dinamismo 
Unidade -16.0 BPM: imagem, comando 
Unidade -17.0 BPM: relac;oes publicas 
Unidade -18.0 BPM: necessidade institucional 
Unidade- 19.0 BPM: comunicac;ao social 
Unidade- 20.0 BPM: relac;oes publicas e imagem 
Unidade -1.8 Cia lnd PM: contato, representayao 
Unidade- 2.8 Cia lnd PM: imagem, informac;ao 
Unidade- 3.8 Cia lnd PM: comunicativo e criativo 
Unidade- 4.8 Cia lnd PM: imagem, inteligencia 
Unidade - 5. a Cia lnd PM: compromisso, transparencia 
Unidade - Cia lnd P Gda: relac;oes publicas 
Unidade -Cia P Choq: dedicac;ao e profissionalismo 
Unidade - Cia lnd P Portuaria: relac;oes publicas 
Unidade - BPGd: qualidade total 
Unidade - BPAmb - FV: marketing, propaganda 
Unidade - BPRv: formador de opiniao externa 
Unidade - BPTran: sociavel, agilidade 
Unidade - SPEC: desenvoltura 
Unidade - RPMon: lealdade e dinamismo 
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Cite (5) cinco ocorrencias mais frequentes que a OPM atende: 

Unidade - 1. 0 BPM: 1- furta qualificado; 2 - policiamento presenya, apenas orientac;oes 
as partes; 3 -dana; 4 - lesao corporal; 5 - ameaya. 
Unidade - 2.0 BPM: vias de fato; lesao corporal; furta simples; perturbac;ao do 
sossego; encaminhamento assistencial. 
Unidade- 3.0 BPM: furta; infrac;ao e acidente de transito; ameac;a; lesao corporal e 
perturbac;So do sossego. 
Unidade- 4.0 BPM: roubo, furta simples, furta qualificado, vias de fato e perturbac;ao 
do sossego. 
Unidade- 5.0 BPM: roubo; furta; porte; trafico; lesao. 
Unidade- 6.0 BPM: prisao por porte de arma de fogo; prisao de traficantes; apreensao 
de adolescentes; porte de t6xico e prisao por embriaguez. 
Unidade - 7.0 BPM: violencia domestica; roubo; furta; apoio a outros 6rgaos; 
policiamento presenc;a. 
Unidade- 8.0 BPM: 1 -furta simples; 2- lesao corporal; 3- furta qualificado; 4- roubo; 
5 - estelionato. 
Unidade - 9.0 BPM: furta; posse e uso de entorpecentes; lesao corporal; trafico de 
drogas e homicidio. 
Unidade - 10.0 BPM: furta qualificado, furta simples, lesao corporal, vias de fato e 
roubo. 
Unidade - 11.0 BPM: perturbac;ao do sossego; acidente de transito; lesoes corporais; 
furta; elemento no quintal (invasao de domicilio). 
Unidade -12° BPM: furta; dana; ameaya; roubo e perturbac;ao do sossego. 
Unidade - 13.0 BPM: ameaya; perturbac;ao do sossego; roubo; lesao corporal; 
usa/porte de substancia entorpecente. 
Unidade- 14.0 BPM: roubo a pessoa; furta a residencia; ameac;a; vias de fato; lesao 
corporal. 
Unidade - 15.0 BPM: abordagem de suspeitos; ocorrencias a apurar; furta qualificado; 
vias de fato; atendimento de acidente; roubo. 
Unidade -16.0 BPM: violencia domestica; furta; roubo; ameaya; rixa. 
Unidade -17.0 BPM: disparo de arma; Maria da Penha; rixa, embriaguez, perturbac;ao 
do sossego. 
Unidade -18.0 BPM: furta qualificado; furta simples; roubo; lesao leve; ameaya. 
Unidade - 19.0 BPM: trafico de drogas; contrabando (cigarros, eletronicos, etc.); 
roubo; furta e porte ilegal de arma de fogo. 
Unidade - 20.0 BPM: furta; roubo; lesao corporal; dana e vias de fato. 
Unidade -1.8 Cia lnd PM: perturbac;So do sossego; rixa; ameac;a; furta simples; Maria 
da Penha. 
Unidade- 2.8 Cia lnd PM:-----
Unidade - 3.8 Cia lnd PM: roubo; furta; homicidio; lesao corporal e Lei Maria da 
Penha. 
Unidade- 4.8 Cia lnd PM: furta; roubo; vias de fato; agressao; drogas. 
Unidade- 5.8 Cia lnd PM: acidentes de transito; perturbac;ao do sossego; vias fato; 
furtos e roubos. 
Unidade - Cia lnd P Gda: som alto; perturbac;ao do sossego; uso de t6xicos; acidente 
de transito; patrulhamento presenc;a. 
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Unidade - Cia P Choq: roubo a veiculos; roubo a transeuntes; ocorrencia com refens; 
roubo a bancos e controle de disturbios civis. 
Unidade - Cia lnd P Portuaria: furto; ocorrencia de transito, escolta de caminhoes; 
roubo; vias de fato. 
Unidade - BPGd: escolta de preso; operac;oes em presidios; principios de tumultos 
nas penitenciarias. 
Unidade - BPAmb - FV: desmate; transporte irregular de flora; trafico de animais 
silvestres; poluic;ao; minerayao. 
Unidade - BPRv: contrabando; apreensao de drogas; trafico internacional de armas; 
acidentes de transito diversos; crimes de transito - embriaguez. 
Unidade - BPTran: embriaguez; acidente de transito. 
Unidade - BPEC: brigas; arrombamentos. 
Unidade - RPMon: policiamento presenc;a/comunitario; apreensao de arma; apreensao 
de entorpecentes; recuperac;ao de veiculos furtados/roubados; cumprimento de 
mandado de busca e apreensao. 
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Cite (5) servh;os prestados pela OPM, na ordem de prioridade: 

Unidade -1.0 BPM: 1- radiopatrulhamento; 2- POVO; 3- ROTAM; 4- policiamento 
de transito; 5 - escoltas/guarda. 
Unidade- 2.0 BPM: radiopatrulha, Projeto POVO; operayao escudo; ROT AM; canil. 
Unidade- 3.0 BPM: policiamento preventivo; policiamento comunitario; atendimento 
de acidentes; operayoes e assistencia comunitaria. 
Unidade - 4.0 BPM: Projeto POVO; policiamento comunitario; radiopatrulhamento 
(atendimento de ocorrencias); Patrulha Escolar Comunitaria (Cia BPEC); operayoes 
policiais (blitz, abordagens e bloqueios, atendimento de acidentes de transito). 
Unidade - 5.0 BPM: policiamento ostensivo; atendimento de acidente de transito; 
policiamento de guarda, policiamento de choque; palestras educativas; ayoes sociais. 
Unidade- 6.0 BPM: projeto POVO; pelotao de choque; pelotao de transito; eventos em 
geral e relayoes publicas. 
Unidade- 7.0 BPM: atendimento de ocorrencias via 190; cumprimento de mandados 
de busca e apreensao; policiamento em eventos (festas rurais e jogos esportivos); 
cumprimento de mandados de reintegrayao de posse e operayoes policiais de transito. 
Unidade - 8.0 BPM: serviyos prestados: atendimento de ocorrencias policiais; 
atendimento ao publico externo e interno; trabalhos de orientayao e educayao 
comunitaria; operayoes policiais; ay6es de reintegrayao; atendimento de acidentes; 
orientayees; encaminhamento assistencial; apoio a outros 6rgaos. 
Unidade - 9.0 BPM: policiamento ostensivo, preventivo e repressivo; defesa do 
cidadao e da ordem publica; repressao ao crime em todos os seus niveis; defesa do 
patrimOnio; policiamento de transito. 
Unidade - 10.0 BPM: policiamento preventivo; repressivo; policiamento de transito; 
patrulha rural e policiamento em eventos. 
Unidade- 11.0 BPM: atendimento de ocorrencias (emergencia); radiopatrulhamento 
(preventivo); patrulhamento de transito; projeto POVO; lavratura do termo 
circunstanciado. 
Unidade - 12.0 BPM: policiamento em eventos; apoio a outros 6rgaos; 
encaminhamento a assistencia; policiamento preventivo e policiamento ostensivo. 
Unidade - 13.0 BPM: atendimento de ocorrencia; policiamento preventivo; 
policiamento em operayoes diversas; abordagens; orientayoes; projeto formando 
cidadao. 
Unidade - 14.0 BPM: policiamento velado; escolta de preso, guarda externa de 
cadeias e presidios; termo circunstanciado. 
Unidade - 15.0 BPM: patrulhamentos; atendimento de ocorrencias; orientayoes; 
atendimento de acidentes; assistencia. 
Unidade -16.0 BPM: policiamento presenya; atendimento de ocorrencia; atendimento 
a acidente de transito; visitas; eventos. 
Unidade -17.0 BPM: nao tenho conhecimento. 
Unidade - 18.0 BPM: radiopatrulha/atendimento de ocorrencias; policiamento de 
transito; inteligencia policial; ROTAM - por ocasiao de operayees policiais urbanas; 
patrulha rural. 
Unidade -19.0 BPM: -----



130 

Unidade - 20.0 BPM: atendimento de ocorrencias; prevenc;ao; operac;oes em locais 
'poligono vermelho'; operac;oes em prac;as desportivas; operac;oes contra maquinas 
cac;a-niquel. 
Unidade- 1.8 Cia lnd PM: atendimento de ocorrencias via 190; radiopatrulhamento; 
policiamento em eventos; policiamento preventivo; atendimento de acidentes de 
transito. 
Unidade- 2.8 Cia lnd PM:----
Unidade - 3.8 Cia lnd PM: Projeto POVO; policiamento ostensivo; policiamento 
ROTAM; patrulha rural; servic;o reservado. 
Unidade - 4.8 Cia lnd PM: radiopatrulha; projeto POVO; ROTAM; ROTAM motos; 
inteligencia. 
Unidade - 5. a Cia lnd PM: atendimento e assessoria de trans ito; patrulhamento 
ostensivo em escolas; patrulhamento ostensivo geral; atendimento efetivo de 
ocorrencias policiais. 
Unidade - Cia lnd P Gda: guarda da residencia do Sr. Governador; guarda da 
residencia Sr. Secretario de Seguranc;a; guarda dos consulados; guarda do Palacio das 
Araucarias; guarda do Palacio lguac;u. 
Unidade - Cia P Choq: trabalho ostensivo e preventivo; roubo a estabelecimento 
comercial com refems; roubo a veiculos; assalto a bancos e preservac;ao da vida. 
Unidade- Cia lnd P Portuaria: policiamento ostensivo geral; escolta de caminhoes; 
policiamento ostensivo no patio de triagem do porto de Paranagua; apoio a guarda 
portuaria; policiamento ostensivo nos portos de Paranagua e de Anton ina. 
Unidade - BPGd: guarda externa das Unidades Penais do Estado; escolta de presos; 
guarda interna da Penitenciaria Central do Estado; operac;ao escudo; servic;o 
administrative. 
Unidade - BPAmb - FV: fiscalizayao ambiental; operac;oes aereas; educayao 
ambiental (adulto e infantil); exposic;oes; disque denuncia. 
Unidade - BPRv: campanhas educativas de transito; informac;oes sobre condic;oes nas 
estradas e rodovias; fornecimento de boletim de acidente; palestras sobre transito; 
escola educativa de transito. 
Unidade- BPTran: atendimento de acidentes; blitz de transito; exposic;oes; palestras; 
ocorrencias diversas. 
Unidade - BPEC: palestras; policiamento presenc;a; mediac;ao de conflitos. 
Unidade - RPMon: policiamento ostensivo hipom6vel em eventos (futebol, festas, 
show ... ); equoterapia (destinado a pessoas com necessidades especiais de 
fisoterapia); equitayao terapeutica (pessoas com hiperatividade); policiamento 
comunitario. 



Outros servic;os que, em sua opiniio, poderiam ser prestados pela OPM: 

Unidade -1.0 BPM: palestras educacionais. 
Unidade- 2.0 BPM: projetos sociais. 
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Unidade - 3.0 BPM: assistencia psicol6gica e juridica aos PMs envolvidos em 
ocorrencias. 
Unidade - 4.0 BPM: policiamento hipom6vel em eventos; patrulhamento aereo e 
amplia~o do policiamento comunitario. 
Unidade- 5.0 BPM: na atual estrutura e quase impassive! o atendimento das funcoes 
organicas, quanta mais criacao de novas services. 
Unidade - 6.0 BPM: projetos educativos nas escolas (transite, atividades policiais); 
divulga~o em geral dos services oferecidos pela PMPR. 
Unidade -7.0 BPM: estamos com urn projeto para futura implantacao de atividades de 
'acao social', envolvendo policiais da OPM, a fim de estabelecer urn maior cantata com 
a comunidade. 
Unidade- 8.0 BPM: com apoio logistico e qualificacao especifica, prestar services de 
auxilio as comunidades carentes. 
Unidade - 9.0 BPM: treinamento e capacitacao do policial-militar; prepara~o da 
sociedade para melhorias em suas condicoes de prevencao contra delitos. 
Unidade- 10.0 BPM: na area social, efetuar urn trabalho de base a fim de ajudar na 
diminui~o de separacoes conjugais. 
Unidade - 11.0 BPM: implantacao do ciclo complete de policia, dependendo 
obviamente da adequa~o constitucional. 
Unidade -12.0 BPM: servico social aproveitando o conhecimento especifico de cada 
policial na area que trabalha, dando-lhe autonomia para agir. 
Unidade -13.0 BPM: atendimento de ocorrencia de transite. 
Unidade -14.0 BPM: ja prestamos muitos. 
Unidade -15.0 BPM: -----
Unidade- 16.0 BPM: caso tivesse efetivo, poderiam ser prestados diversos outros 
services, como acompanhamento a vitimas de acidentes, outros. 
Unidade -17.0 BPM: nao tenho conhecimento. 
Unidade -18.0 BPM: Conselho Executive de Transite, englobando aulas de educa~o 
para o transite, fiscalizacoes ambientais rotineiras, em parceria com outros 6rgaos do 
Estado, englobando tambem palestras nas escolas e clubes de servico. 
Unidade -19.0 BPM: -----
Unidade- 20.0 BPM: maior presenca preventiva em locais de grande concentracao de 
publico. 
Unidade - 1. a Cia lnd PM: a quantidade de services prestados pela PM e maior do 
que ela pode fazer. 
Unidade - 2. a Cia lnd PM: -----
Unidade- 3.a Cia lnd PM: maior integracao com a comunidade com visitas de escolas 
e faculdade, esclarecendo qual e o trabalho da PM em nossa cidade e expondo quais 
as formas de ingresso na Corporacao. 
Unidade- 4.a Cia lnd PM: pelotao de transite. 
Unidade- s.a Cia lnd PM: patrulhamento rural; campanhas educativas; acoes sociais 
voltadas aos policiais. 
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Unidade- Cia lnd P Gda: melhorar e aperfeic,;:oar os servic,;:os prestados nas sedes dos 
poderes publicos que hoje somente e atendido a sede do Tribunal de Justic,;:a e do 
Governo, ficando os demais 6rgaos sem o apoio da PM. 
Unidade - Cia P Choq: divulgar mais sobre as subunidades e os servic,;:os que elas 
prestam a populac,;:ao. 
Unidade - Cia lnd P Portuaria: apoio ao policiamento nas rodovias federais. 
Unidade - BPGd: nenhum. 
Unidade - BPAmb - FV: palestras padronizadas; ac,;:oes comunitarias. 
Unidade - BPRv: -----
Unidade - BPTran: -----
Unidade - BPEC: nenhum. 
Unidade - RPMon: servic,;:os filantr6picos em conjunto com a comunidade. 
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Maiores dificuldades encontradas para exercer a fun~io de P/5, cite-as: 

Unidade -1.0 BPM: valorizar mais a P/5, por ser urn 6rgao de transic;ao da sociedade 
com o ambiente interno da OPM. 
Unidade- 2.0 BPM: ----
Unidade- 3.0 BPM: falta de conhecimento especifico sobre jornalismo, publicidade e 
propaganda; poderia ser resolvido por meio de parceria do Estado com Universidades. 
Unidade- 4.0 BPM: ----
Unidade - 5.0 BPM: na questao anterior eu retiro a falta de apoio do comando, e somo 
o descredito de alguns pares e subordinados quanta a divulgac;ao das atividades de 
policia para com a comunidade. 
Unidade - 6.0 BPM: relacionada a confecc;ao de videos institucionais, banners e 
panfletos. 
Unidade -7.0 BPM: ----
Unidade- 8.0 BPM: ----
Unidade- 9.0 BPM: ----
Unidade -10.0 BPM: -----
Unidade - 11.0 BPM: maiores deveriam significar mais que uma, porem s6 foi possivel 
assinalar uma das alternativas. 
Unidade -12.0 BPM: -----
Unidade -13.0 BPM: -----
Unidade- 14.0 BPM: -----
Unidade -15.0 BPM: -----
Unidade -16.0 BPM: faltam tambem recursos materiais. 
Unidade -17.0 BPM: ----
Unidade -18.0 BPM: -----
Unidade - 19.0 BPM: no nosso caso, como e uma Unidade nova, carecemos de 
instalac;oes fisicas adequadas e equipamentos (filmadora, por exemplo), problema que 
sera sanado com o tempo Oa existe previsao de ampliac;ao da estrutura). 
Unidade - 20.0 BPM: -----
Unidade- 1.8 Cia lnd PM:-----
Unidade- 2.8 Cia lnd PM:-----
Unidade- 3.8 Cia lnd PM:-----
Unidade - 4. a Cia lnd PM: -----
Unidade- 5.8 Cia lnd PM:-----
Unidade - Cia lnd P Gda: falta de pessoal para dar continuidade aos trabalhos 
realizados. 
Unidade - Cia P Choq: ----
Unidade - Cia lnd P Portuaria: ----
Unidade - BPGd: -----
Unidade - BPAmb - FV: ----
Unidade - BPRv: -----
Unidade - BPTran: -----
Unidade - BPEC: -----
Unidade - RPMon: -----



De que outra maneira voce fica sabendo das noticias da unidade: 

Unidade -1.0 BPM: ----
Unidade- 2.0 BPM: ----
Unidade- 3.0 BPM: jornais regionais e relat6rios de servigo. 
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Unidade- 4.0 BPM: Boletim de lmprensa e SISCAD - Sistema de Cadastro do 4.0 

Batalhao. 
Unidade- 5.0 BPM: ----
Unidade- 6.0 BPM: Site do 6.0 BPM (www.pmcascavel.com.br). 
Unidade -7.0 BPM: -----
Unidade- 8.0 BPM: programas de radio. 
Unidade - 9° BPM: -----
Unidade -10.0 BPM: -----
Unidade -11.0 BPM: -----
Unidade -12.0 BPM: -----
Unidade -13.0 BPM: -----
Unidade -14.0 BPM: -----
Unidade - 15.0 BPM: intranet, pelos colegas e tambem pelos relat6rios repassados 
pelas subunidades. 
Unidade -16.0 BPM: por meio de informayaes colocadas nos murais. 
Unidade -17.0 BPM: -----
Unidade -18.0 BPM: ----
Unidade- 19.0 BPM: recebo das Cias. e Pelotoes da Unidade as ocorrencias viae
mail, para posterior selegao e postagem a imprensa local, regional, e intranet. Os 
jornais escritos, falados (emissoras de radio, sao sete s6 na cidade de Toledo) e 
programas de TV Oornal) das emissoras da RIC TV (Record), TAROBA (Bandeirantes) 
e RPC (Giobo), sao acompanhados na medida do possivel. As materias publicadas 
em jornais escritos sobre seguranya publica de Toledo e Regiao, sao recortadas e 
arquivadas pela 2.8 Sessao da OPM. 
Unidade- 20.0 BPM: murais nas companhias. 
Unidade - 1. a Cia lnd PM: -----
Unidade- 2.8 Cia lnd PM:-----
Unidade- 3.a Cia lnd PM: na verdade, tenho conhecimento por duas formas: intranet 
e e-mail. 
Unidade- 4.a Cia lnd PM:----
Unidade- s.a Cia lnd PM:----
Unidade - Cia lnd P Gda: ----
Unidade- Cia P Choq: ----
Unidade- Cia lnd P Portuaria: ----
Unidade - BPGd: -----
Unidade - BPAmb - FV: -----
Unidade - BPRv: relat6rio de servigo 24horas e acompanhamento on-line das 
atividades (ocorrencias) do BPRv. 
Unidade - BPTran: -----
Unidade - BPEC: -----
Unidade - RPMon: midia escrita, intranet e internet. 



Comentarios/criticas e sugestoes em rela~ao a imagem publica da OPM: 

Unidade -1.0 BPM: ----
Unidade- 2.0 BPM: -----
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Unidade- 3.0 BPM: e necessaria urn trabalho de marketing da instituiyao, para que 
possamos valorizar o servi~o prestado por todos os PMs, principalmente, os que se 
dedicam a atividade operacional. 
Unidade- 4.0 BPM: a defesa da imagem da Corpora~ao ficaria mais dinamica nas 
se~oes de Comunicayao Social se os Oficiais fossem especialistas no assunto. Cursos 
direcionados poderiam ser criados, a exemplo do curso de informa~oes. 
Unidade- 5.0 BPM: injustamente, a Policia Militar do Estado do Parana tern recebido 
duras criticas por problemas nao relacionados a ela, tais como: falta de aparelhamento, 
problemas de ordem social como prostitui~ao, menores abandonados, consumo de 
drogas licitas e ilicitas, etc ... , que notadamente denota-se de solu~oes de cunho de 
politica publica do Estado e nao de a~ao solitaria da Policia Militar. Nosso 
endomarketing e horrivel, pois muitas vezes as a~oes para suporte da atividade sao 
falhas ou inexistentes, desmotivando o policial, que por sua vez e extremamente 
cobrado pela sociedade quando em contato direto. Muito obrigado pela oportunidade. 
Unidade- 6.0 BPM: minha opiniao e que as noticias da intranet deveriam ser mais 
bern filtradas, para atrair melhor os policiais. 0 que ocorre hoje e, infelizmente, urn 
festival para ver qual comandante de OPM aparece mais na intranet. Sendo postadas 
materias simplesmente para completar a 'cota' que cada Unidade tern para postagem, 
tirando o interesse da maioria da tropa em ficar lendo noticias sem cunho de 
informa~ao ou importancia. A PM/5 poderia disponibilizar tambem que fossem 
anexados videos e nao s6 fotos, e que sem abrir as noticias ja fosse visivel que ela 
possui urn anexo, deixando mais atrativa a respectiva informayao. 
Unidade -7.0 BPM: -----
Unidade- 8.0 BPM: a imagem publica da PM depende do nivel dos servi~os prestados 
e da persistente e continua divulga~ao dos trabalhos e beneficios gerados pela OPM. 
Unidade - 9.0 BPM: a OPM possui boa imagem publica, principalmente pelos servi~os 
prestados durante o desencadeamento da opera~ao verao no litoral paranaense, 
opera~ao que, alias, vern melhorando a cada ano. 
Unidade -10.0 BPM: n6s somas o espelho da Policia Militar, sou formado em Gestao 
em Recursos Humanos e penso que precisamos melhorar consideravelmente o nivel 
cultural de atendimento da PM para com a sociedade e, de forma urgente, nos 
equiparmos com recursos materiais no setor de Comunica~ao Social. Urn outro 
problema que precisa ser solucionado e a Gestao Humana, ou seja, o trabalho com o 
publico interno. Estamos no 3.0 Milenio e precisamos aprimorar nossas atividades, 
modernizar, evoluir, em especial, preparar nossos policiais para exercerem tao nobre 
missao, que e a de Comunica~ao Social. 
Unidade - 11.0 BPM: tanto como em outras unidades, vejo que a imagem publica da 
OPM fica comprometida por falta de efetivo suficiente para atender as diversas 
demandas, principalmente em razao das recentes divisoes especializadas, que apesar 
de importantes deveriam vir com efetivo contratado para esse tim. 
Unidade -12.0 BPM: -----
Unidade -13.0 BPM: falta de intera~ao e integra~ao com a sociedade. 
Unidade -14.0 BPM: ----
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Unidade- 15.0 BPM: a imagem publica da OPM sempre foi muito boa, a unidade 
possui e sempre possuiu urn 6timo relacionamento com a comunidade, que somente 
tern sido mudado em razao dos problemas surgidos pela diminui~o do efetivo policial, 
que tern gerado urn enorme prejuizo aos servi9os prestados pela OPM na area de 
atua9ao e fato este de dificil aceita~o por parte da comunidade que clama por 
seguran9a. 
Unidade -16.0 BPM: a imagem do 16.0 BPM e boa e trabalhamos diuturnamente para 
que esta imagem bern como a da PMPR seja cada vez melhor. 
Unidade -17.0 BPM: -----
Unidade - 18.0 BPM: acredito convictamente que a imagem transmitida pelo 18.0 

BPM, e outras do interior, sobretudo o norte pioneiro, sao positivas, considerando 
diversos fatores tecnicos como popula9ao, facilidade de inser~o da PM no contexto 
social, o comprometimento com que a tropa exerce sua fun9ao, uma vez que nos 
destacamentos, pelotoes e cias. destacadas, o policial nasceu na cidade, exerce sua 
atividade policial nela, tern filhos e querem cria-los em uma cidade justa e perfeita. 
Desta forma e possivel realizar urn policiamento preventivo com qualidade, haja vista 
que mesmo as a96es rotineiras de radiopatrulha, sao formas de policiamento 
comunitario, levando em considera9ao as peculiaridades do interior, e possivel dar uma 
resposta satisfat6ria a comunidade, com rela9ao a criminalidade. 
Unidade -19.0 BPM: nosso Batalhao carece de efetivo e estrutura, mas o esfor9o feito 
pelos PMs para o atendimento da comunidade tern superado todas as dificuldades; 
nossa imagem e credibilidade perante a comunidade estao muito boas, ja faz tempo 
que nao e feita uma critica especificamente a PM. 
Unidade - 20.0 BPM: por ser uma Unidade nova, esta se construindo agora uma 
identidade, que vern sendo feita de forma bastante positiva, tendo se investido muito 
em treinamento e instru~o para a tropa, para melhorar a qualidade do atendimento a 
popula9ao. 
Unidade -1.8 Cia lnd PM: as P/5 das unidades acabam trabalhando como centrais de 
jornalismo, selecionando noticias e as redigindo para enviar aos 6rgaos de imprensa, 
quando deveriam apenas deixar o livre acesso a a96es, projetos, boletins e outros 
documentos que por suas caracteristicas possam ser publicos. 
Unidade- 2.8 Cia lnd PM:-----
Unidade- 3.8 Cia lnd PM: no que tange a cidade de Telemaco Borba, a imagem 
publica da OPM ainda pode melhorar muito, visto que os PMs que aqui trabalham nao 
residem na cidade, por isso acredito que fazem seu servi9o sem o comprometimento 
de divulgar urn policiamento comunitario, refletindo diretamente na sociedade local. 
Com os trabalhos de divulga9ao que tern sido realizado pela P/5 junto a imprensa aos 
poucos isso tende a melhorar, levando em conta que constantemente o comando da 
unidade esta sempre estudando a melhor maneira de fazer a comunidade ser uma 
aliada da PM, convidando autoridades e divulgando eventos em nosso quartel na 
imprensa. Como sugestao, acredito que a PM/5 poderia dar mais assessoramento as 
P/5 do interior, principalmente as unidades que foram criadas a pouco tempo, evitando 
assim improvisos com rela9ao a material de assistencia as cerimonias e eventos. 
Obrigada. 
Unidade- 4.8 Cia lnd PM: -----
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Unidade - 5. a Cia lnd PM: sugestiono realizac;ao de reciclagem/treinamento especifico 
a Comunicagao Social, visando novas perspectivas de atuac;ao da P/5, buscando maior: 
interagao PM/comunidade. 
Unidade - Cia lnd P Gda: -----
Unidade- Cia P Choq: sem comentarios, e uma excelente Unidade. 
Unidade - Cia lnd P Portuaria: -------
Unidade - BPGd: -----
Unidade - BPAmb - FV: a func;ao P/5 e muito discriminada, ja comec;a que o comando 
tern urn staff com capitaes e P/5 e tenente ou aspirante, ficando assim sempre de lado. 
Talvez, esquec;amos que a imagem da corporac;ao e divulgada por meio deste setor, e 
como sugestao, vemos o exemplo da Policia Federal que anos atras nem existia e hoje 
esta ail!!! , Toda hora no Jornal Nacional, operac;oes com identidade e ampla 
divulgagao. Portas abertas em qualquer midia. 
Unidade - BPRv: apenas manter o born nome da unidade perante a opiniao publica. 
Unidade - BPTran: -----
Unidade - BPEC: -----
Unidade - RPMon: ----




