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Em primitivos tempos uma virgem, 

Que era do Eter a formosa filha. 

Durante muitos secu/os viveu 

Na imensuravel extensao do Ceu. 

Viveu errante setecentos anos, 

E setecentos anos trabalhou 

Antes de dar a luz a seu primog{mito. 

Antes que descesse um formoso cisne 

Ate a materna agua apressado, 

Nos joe/has de /eve se apoiou: 

Um ninho apropriado encontrou 

Onde em seguranga os seus ovos par. 

Nele poe os seus ovos livremente. 

Seis ovos de ouro ela poe ali, 

Depois um setimo, um ovo de ferro. 

Kaleva/a (Crawford) 

A Antonio Kosloski, in memorian, meu Pai. 

Nas estrelas do ceu, quem sabe? 

Moram Espiritos gloriosos ... 

Assim como aqui reina o Vicio, 

La e soberana a Virtude. 

Agora, nesse Leste Eterno estais sob as asas da Gloria. 

Obrigado Pail 
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RESUMO 

Monografia de especializagao sobre a formulagao de criterios que determinam a 
quantidade de policiais-militares em cada municipio paranaense, partindo do 
pressuposto de que 0 numero de habitantes, 0 indice de desenvolvimento humano 
por municipio, a concentragao demografica, a frota de veiculos local e outros fatores 
peculiares interferem na sensagao de seguranga. Ressalta que a Policia Militar do 
Parana, vem sofrendo desgaste perante a comunidade paranaense devido a 
defasagem do efetivo existente em relagao ao previsto em lei, elevando a demanda 
de servigos e aumento da criminalidade. Observa que o indice de criminalidade tem 
relagao direta com o crescimento populacional, o progresso municipal, as riquezas 
econ6micas locais, a posse de bens particulares e de maneira geral as riquezas do 
Estado, confirmadas pela representatividade do Produto lnterno Bruto (PIB) 
paranaense. Utiliza na analise de dados, o aspecto temporal da PMPR e o 
desenvolvimento socio-cultural do Parana. Como principais resultados do processo 
de analise explorat6ria, destaca a necessidade de uma reformulagao intema corpuris 
e uma padronizagao da quantidade de policiais-militares por regiao, de forma 
dinamica, levando-se em consideragao, entre outros fatores, a populagao. Permite 
validar as hip6teses levantadas: o numero, devidamente justificado, de policiais
militares implica diretamente na sensagao de seguranga de forma a convencer os 
formadores de opiniao, os stakeholders ou atores sociais, as autoridades politicas e 
demais segmentos da sociedade. Confirma a necessidade dos criterios 16gicos e 
com a maior transparencia possivel bem como demonstra que as variaveis vetoriais 
sao dinamicas e ano a ano sofrem alterag6es, o que representa uma 16gica eficaz na 
distribuigao do efetivo. Proporciona aos Comandantes da Policia Militar, em todos os 
escal6es, um criterio eficiente, como forma de real mente promover a justiga. 

Palavras-chave: Quantidade de policiais-militares. Criminalidade. Populagao. 
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1 APRESENTACAO 

As questoes sociais, politicas, financeiras, administrativas e de gestao 

operacional tern constantemente desafiado os Comandantes Gerais da Policia 

Militar do Parana. Requer-se um planejamento policial-militar com adesao do 

governo, que deve ser pensado para equilibrar essa relevante tematica. Ela exige a 

efetiva participagao do comprometido Comandante Geral da Policia Militar que 

busca qualidade de vida e profissional, mais adequada ao efetivo policial. Diante 

dessas necessidades e relevEmcias, a administragao publica procura competencia 

e efetividade dos seus gestores, que devem se atualizar e agir por meio de 

instrumentos tecnicos, modernos e praticos de planejamento e de gestao, 

acompanhando a nova ordem social que se impoe pelo inevitavel progresso que a 

humanidade vivencia. 

Ao falarmos de Estado, comegamos por compreender o termo "organizagao" 

que, segundo ldalberto Chiavenato na obra lntrodugao a Teoria Geral da 

Administragao: uma visao abrangente da moderna administragao das 

organizagoes, do ano de 2003, e uma entidade social composta de pessoas e de 

recursos, deliberadamente estruturada e orientada para alcangar um objetivo 

comum"; consiste num sistema de cooperagao racional intencionalmente 

constituido para alcangar objetivos especificos que seriam inatingiveis para 

pessoas atuando isoladamente; portanto, na interagao de pessoas com desejo, 

disposigao de cooperagao e objetivos comuns, citamos como exemplo: escolas, 

hospitais, igrejas, exercito, marinha, aeronautica e policia militar. 

As organizagoes bern sucedidas crescem e ampliam suas atividades, 

tornando-se grandes, complexas, dificeis de serem administradas e, portanto, 

demandando uma estrutura gerada por pessoas que possibilite a condugao 

racional das fungoes, para acompanhar as mudangas desencadeadas pela 

evolugao da sociedade. 

A agao de gerir pessoas de maneira eficiente e eficaz constitui-se na 

administragao, que consiste em planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de 

recursos a fim de alcangar objetivos organizacionais. Cabe salientar que ate o 

inicio do seculo XIX a administragao nao existia como ciencia, pois a experiencia 
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adquirida era transmitida de forma empirica, de pessoa para pessoa, sendo o 

aprendizado do trabalho assimilado pela observagao pessoal. Somente a partir da 

primeira decada do seculo XIX ocorreram estudos que demonstraram a 

possibilidade de se desenvolver uma ciencia para substituir a realizagao empirica 

do trabalho por um conjunto de principios, normas e fungoes visando ordenar, 

dirigir e controlar os esforgos das pessoas que desenvolviam atividades com o 

mesmo objetivo. Esses estudos resultaram no estabelecimento de diretrizes, na 

organizagao, na coordenagao e no controle dos resultados mediante o uso mais 

economico dos meios disponiveis e adequados. 

0 trabalho, segundo Braverman, nao e apoderar-se de materiais da 
natureza, tais como esta oferece, e sim alterar este estado natural e 
melhorar sua utilidade. 0 que distingue o homem do animal irracional, e 
que o homem pensa, idealiza e produz e o resultado provem da 
imaginac;:ao, o que nao ocorre com os outros animais. 0 homem "imprime 
ao material o projeto que tinha conscientemente em mira" (p.49). 

As organizag6es devem se preocupar primeiramente com o que fazer e 

depois como fazer, tendo a visao estrategica de suas atividades no ambiente onde 

estao inseridas, que muda a todo tempo, pois nada e definitive e tudo depende do 

momenta e das metas a serem atingidas. Portanto, ha necessidade de busca 

constante pelos melhores resultados, resultados esses que propiciem maior 

identidade com a sociedade e harmonia com o ambiente. 

As organizag6es, como parte integrante de um todo, devem contribuir para 

a evolugao responsavel da sociedade, respeitando a natureza e as pessoas que 

delas dependem; implementar medidas que propiciem crescimento e que 

beneficiem as comunidades onde estao inseridas. 

A implementagao de mudangas demanda enxergar a organizagao como 

um todo organico (estrategia, gestao, estrutura organizacional e pessoas), 

identificar as disfung6es e a necessidade de mudangas, pois o que garante a 

sobrevivencia de uma organizagao e a capacidade de redugao dos custos, de 

reorganizagao e adaptagao as evolug6es do ambiente em que esta inserida, com 

definigao estrategica de novas rumos. 

Contudo, as organizag6es precisam enfrentar os desafios das 

transformag6es em um mundo comandado pela velocidade, onde o tempo e cada 

vez menor e a dificuldade reside na identificagao dos problemas, de suas causas e 

conseqOencias, bern como de quais esforgos gerarao os avangos e as mudangas 
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desejadas no ambiente, para constrw;ao de uma sociedade melhor, mais digna 

para todos. 

Para isso, nos processos de mudanc;a, os objetivos devem estar 

relacionados com a missao da organizac;ao, bem como ser do conhecimento de 

todos, como forma de diminuir as resistencias e de criar um ambiente favon3vel. 

As dificuldades de se auto-administrar, como um todo, frente as multiplas 

vertentes que a Policia Militar encontra no Estado do Parana, obediencias a 
Constituic;ao Federal e infindaveis ordenamentos legais, exigencias politicas e 

pressoes dos municipes e dos interessados na ordem publica (atores sociais ou 

stakeholders), podem ser minimizadas com a elaborac;ao e a implementac;ao de 

padroes, dentre eles um padrao para estabelecer a quantidade de policiais

militares por municipio e de programas para descentralizar e compartilhar as 

decisoes dos administradores locais, exigido dos seus gestores uma atuac;ao mais 

competente para propiciar condic;oes e qualidade profissional adequada ao seu 

policial. Por outro lado, a participac;ao de todos os policiais-militares na conduc;ao 

da Policia Militar e uma necessidade inexoravel. Uma das formas para contribuir 

com esses desafios e o planejamento estrategico trabalhado de forma coletiva, 

destacando as informac;oes sistematizadas que sao pre-requisites para as 

atividades de organizac;ao da Poll cia Militar como um todo. 

Nos anos atuais, o mundo vive momenta de inseguranc;a, com pessoas 

influenciadas pela midia e a globalizac;ao, sofrem com a sindrome do medo. No 

Brasil, a sociedade clama por uma ac;ao mais celere e energica por parte dos 

6rgaos formais, principalmente pela Policia Militar do Parana (PMPR), em nosso 

Estado. 

A instituic;ao, pensada de um modo geral, e vista pela sociedade paranaense 

por meio de indices contrastantes, ora de aceitac;ao, ora de reprovac;ao. indices 

esses que variam dependendo das ac;oes desenvolvidas, da forma e do local de 

atuac;ao, do momenta politico que estamos vivendo e de tantos outros fatores que 

contribuem para que a populac;ao possa avaliar o desempenho da PMPR. 

Esse contraste na avaliac;ao do desempenho da PMPR esta centrado 

principalmente no que a midia tem sempre destacado: a violencia policial-militar 

(PM), com excessos e abusos; a corrupc;ao PM; o envolvimento PM em crimes e 

com a marginalidade; a falta de etica profissional; etc. Associado aos destaques 
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jornallsticos, outros fatores internes contribuem para que um desenvolvimento 

salutar da atividade profissional seja comprometido, entre eles: policiais-militares 

buscando reconhecimento em detrimento de outros; a falta de camaradagem; o 

estresse profissional e muitos outros fatores de desestimulo profissional. 

A Policia Militar necessitou reorganizar-se, em virtude da demanda, 

porque absorveu uma serie de atividades distanciadas da sua missao 

constitucional, alem de assumir atribuigoes legais sem a necessaria readequagao 

do efetivo. Ha que se considerar, ainda, uma perda media de 2 (dois) militares ao 

dia, decorrente de aposentadorias, reformas, exclusoes, falecimentos. 

Tal situagao podera ser agravada em face do contingente atual atingir 25 

anos e passar para a reserva remunerada, amparados pela Lei n.0 1.943/54, 

C6digo da Policia Militar, conforme projegao do a no de 2009 e do a no de 2010, 

segundo o quadro abaixo: 

2009 2010 total 

TEN.-CEL 3 3 
MAJOR 6 12 18 

CAPITAO 18 29 47 

1° TENENTE 5 2 7 
2°TENENTE 6 3 9 
SUBTENENTE 10 7 17 
1°SGT 41 17 58 
2°SGT 89 73 162 
3°SGT 68 47 115 
CABO 142 66 208 
SOLD ADO 481 306 787 
TOTAL 869 562 1431 

Quadro 1 - DEMANDA DE POUCIAIS-MIUTARES QUE PASSARAO PARA A 

RESERVA 

FONTE: Diretoria de Pessoal - Maio - 2006 (grifo nosso) 

Quando chegarmos a preparar o cidadao que escolheu a carreira policial

militar para representar e defender a sociedade, deixando de lado a arcaica 

formagao de representante e defensor do Estado, potencializando-o de 

conhecimentos, valores, etica, comportamentos adequados, meios apropriados e 

sofisticados para poder transpor as agruras da profissao e tambem levar uma vida 
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dotada de qualidade, s6 assim daremos urn grande passo em diregao a seguranga 

publica eficaz. Paralelo a este ideal, segue a justiga. 

A proximidade do futuro, com a evolugao da tecnologia, que possibilita a 

disponibilizagao de recursos humanos da administragao para outras atividades que 

demanda redugao de gastos sem perda da qualidade dos servigos prestados, 

aliados a necessidade de maior visibilidade positiva das organizagoes, a 

valorizagao da informagao como recurso estrategico e as grandes transformagoes 

por que passam as sociedades, geram grande impacto nas organizagoes como 

parte integrante da sociedade. 

Diante da velocidade com que ocorrem as mudangas e como os cidadaos 

passam a desacreditar em instituigoes que os desiludiram, buscando outras formas 

de resolver seus problemas, ldalberto Chiavenato atenta para o fato de que: 

0 sucesso das organizac;:6es dependera de sua capacidade de ler e 
interpretar a realidade externa, rastrear mudanc;:as e transformac;:6es, 
identificar oportunidades ao seu redor para responder pronta e 
adequadamente a elas, de um lado, e reconhecer ameac;:as e dificuldades 
para neutraliza-las ou amortece-las, de outro !ado. Na medida em que a 
conjuntura economica se retrai ou se expande e se alteram as 
necessidades dos clientes, que mudam os habitos e tendencias do 
publico, as organizac;:oes precisam modificar sua linha de ac;:ao, renovar
se, ajustar-se, transformar-se e adaptar-se rapidamente. Surgirao cada 
vez mais novas e diferentes problemas, enquanto os antigos passarao 
par novas soluc;:oes. No fundo, os problemas apenas mudarao de figura, 
de natureza ou de roupagem, mas a mudanc;:a sera sempre a constante. 
A Administrac;:ao e um processo de ajustes constantes a coisas novas e 
complexas e que nunca aconteceram antes. 

A rigidez de estruturas, a valorizagao de fazer sempre igual ao que sempre 

foi feito e os conflitos de interesse dificultam, em muito, as mudangas 

organizacionais. 

Durante o continuo processo de mudanga a organizagao precisa ter nitida 

consciencia do que e e do que pretende ser, da situagao em que se encontra e 

como pretende estar no futuro, da sua capacidade atual e do seu futuro potencial 

de agao, ter nitida visao estrategica de futuro e definir o caminho ideal para sua 

realizagao, buscando estabelecer urn ambiente favoravel as mudangas, 

adicionando, com responsabilidade, valor a organizagao e a sociedade, mediante: 

redugao de custos, agregagao de novas competencias, aperfeigoamento dos 

processos existentes (otimizagao), melhoria dos servigos prestados (inovagao) e 

mudanga da cultura organizacional (quebra de paradigmas). 
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Para a autora Renilda Ouro, em sua obra Mudanga organizacional, de 

2005, as Organizag5es refletem o que e a sociedade. 

0 que ocorre dentro das organizac;oes e um reflexo de tudo o que se 
passa fora delas. Se estivermos engatados no passado escolheremos 
ver o futuro como viamos o passado. Se formos capazes de alterar a 
nossa percepc;ao sabre o momenta presente alteraremos o futuro, e 
estaremos exercendo nosso poder de criac;ao. A questao e: ate onde 
podemos ir? Ate que ponto pode mudar o futuro alterando nossa 
percepc;ao do agora? Ninguem sabe a resposta, mas com certeza e alga 
que deve merecer suficiente atenc;ao e investimento, de forma a que as 
relac;oes e organizac;oes humanas possam caminhar com maior harmonia 
e dignidade, na busca de organizac;oes saudaveis, que ajudarao a 
constituir sociedades saudaveis. 

Ocorre que as mudangas nao podem parar, pois o mundo nao para, a 

sociedade esta em constante mudanga, em constante evolugao, sendo necessaria 

acompanhar essas mudangas para melhor atender os anseios de seguranga, visto 

que os criminosos se reorganizam, aprimorando constantemente os meios 

empregados para burlar a agao policial. 

0 mundo imp6e valores interculturais, interpessoais e interambientais, onde 

se exige muita disciplina, qualidade e efici€mcia. Daf a necessidade de utilizagao de 

ferramentas para repensar a estrutura organizacional, processos ou procedimentos 

operacionais, tarefas e fungoes, na busca da adaptagao da atuagao da Policia 

Militar as necessidades atuais e futuras, mediante a definigao de novos objetivos, 

novas estrategias, redugao de custos e melhora na qualidade dos servigos 

prestados a sociedade. 

Ha necessidade, por parte das estruturas publicas, de adogao de medidas 

visando otimizar os processos ou procedimentos que fazem parte de suas 

operag5es, para diminuigao de gastos e obtengao de maior agilidade e eficiencia 

nas ag5es voltadas a preservagao da ordem publica. Assim, cada processo deve 

ser analisado minuciosamente, iniciando-se pelas mais importantes alterag6es, 

eliminado a repetigao de tarefas para acelerar a resposta as respectivas demandas 

da sociedade. 

Diante do exposto, verifica-se a importancia de se estudar medidas para 

aumentar, ainda mais, a presenga da Policia Militar junto a populagao paranaense. 

Para tal, faz-se necessaria uma abordagem das mudangas ocorridas na lnstituigao 

nos ultimos anos, com a finalidade de identificar os ganhos obtidos, bem como 

desenvolver proposta voltada a continuidade da reestruturagao da lnstituigao como 
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forma de acompanhar as mudanc;as que se processam na sociedade, inclusive 

considerando as decorrencias da globalizac;ao. 

1.1 QUESTAO NORTEADORA 

Ha relac;ao entre a quantidade de policiais-militares e a populac;ao? 

Como e feita a distribuic;ao do efetivo policial-militar, pelos municipios 

paranaenses, se nao existe criterio para distribuic;ao? 

Tendo como finalidade precipua a distribuic;ao de policiais-militares por 

municipio, objetivando padronizar em parametros matematicos e 16gicos, para cada 

municipio paranaense e a necessidade de aplicac;ao tecno-cultural-sociol6gica 

tanto do policial-militar quanto da PMPR, faz-se necessario um criterio na 

distribuic;ao do efetivo, para que a partir dai tenhamos dados para corrigi-lo e/ou 

incrementa-lo, e servir de base para avaliarmos a eficiencia, quanto a implicac;oes 

relativas a criminalidade. 

E verdadeiro afirmar que os governos locais, os municipios, nao se sentem 

responsaveis pela seguranc;a publica apesar das constantes demandas dos 

municipes. llustrando a premencia da pauta local, traz-se a baila a lic;ao de Hugo 

Acero Velasquez, em sua obra: Os governos locais e a seguranc;a cidada, de 2007, 

que diz: 

Esse fenomeno de inseguran9a, que possui suas manifesta96es mais 
claras nas cidades, substitui em importEmcia outros problemas que, ha 
muito tempo, tambem afetam os aglomerados urbanos, tais como: a 
contamina9ao ambiental, os problemas no manejo dos residuos, as 
dificuldades de mobilidade, o desemprego, as consequencias pr6prias da 
superpopula9ao e os processos de deslocamentos internos e de 
migrayao. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Constitui objetivo gera! deste estudo demonstrar a necessidade de se 

estabelecer padroes de distribuigao de efetivo por municipio, como forma de 

atender criteriosamente a demanda operacional gerada pela quantidade 

populacional, sua densidade e as riquezas, distribuidas por municipios e desta 

forma minimizar a agao da criminalidade de forma cientifica, pelo estabelecimento 

de proporgao entre a quantidade de policiais-militares do estado do Parana em 

relagao a populagao. 

1.2.2 Objetivos especificos 

Constituem objetivos especificos deste estudo: 

a) Elaborar variantes vetoriais capaz de definir o numero de policiais

militares por municipio, com base em padroes regionais, tendo como foco a 

implicagao que a populagao de um municipio sofre pela agao da criminalidade, em 

virtude de nao possuir um criterio que estabelega a quantidade de policiais para 

aquele local; 

b) Possibilitar argumentagao 16gica para uma distribuigao de policiais

militares de forma que entes politicos, nao interfiram no assunto. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A distribuigao desequilibrada (populagaolincidencia crimin6gena) do 

efetivo policial-militar pelos diversos municipios paranaenses, demonstra a falta de 

criterios tecnico-cientificos e impacta negativamente no deslinde dos delitos. 

Do ponto de vista da atuagao policial o quadro e igualmente desalentador. 

Nao existem evidencias conclusivas de que quanto maior o numero de policiais, 

menor o numero de crimes. Tais evidencias para esta afirmagao provem de dois 

tipos de estudos: a) o que ocorre durante a greve de policiais e; b) correlagoes 

entre numero de policiais e taxas de crimes. Em relagao a (a), as greves ocorridas 

em Helsinque em 1944, ou ocupagao de Copenhagen pelos nazistas, quando 

houve tambem uma drastica redugao de policiais, mostram que ha um incremento 

em crimes contra a propriedade (roubo e furto ), o que nao deixa de ser uma 

demonstragao da importancia da polfcia. Entretanto, estes estudos nao foram 

controlados por outras localidades. 

Outro exemplo foi o da Polfcia Militar mineira em Belo Horizonte, em que 

houve uma rapida greve, quase nenhuma alteragao foi registrada nas taxas nesse 

periodo. Em relagao a (b), o estudo e me nos conclusivo ainda: o estudo de 56 

cidades com mais de 250.000 habitantes em 49 estados americanos mostrou que a 

variancia explicada nas taxas de criminalidade em relagao ao numero de policiais 

era muito pequena. 

Paises como o Canada tem uma taxa de um policial para 353 habitantes, e 

com um numero reduzido de 5,9 homicidios por 100.000 habitantes. Mas, paises 

como a China tem um policial para 1382 habitantes, e, no entanto tem um numero 

muito menor de homicidios (dois por 100.000 habitantes). No estado de Minas 

Gerais, existem regioes, como o Norte de Minas, com um numero muito reduzido 

de policiais-militares por habitantes (um policial por 1500 habitantes), mas com 

baixas taxas de crimes violentos (12,8 por 100.000 habitantes), e regi6es como a 

metropolitana de Belo Horizonte, com um padrao mais elevado de policiais (um 

policial por 700 habitantes ), e um numero igualmente elevado de crimes violentos 

(24 por 100.000). 
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Os Estados Unidos tem uma das mais altas taxas de populagao prisional 

(em 1990, para cada 100.000 habitantes, 426 estavam atras das grades), o que 

equivale a quase dez vezes o numero dos paises n6rdicos, porem tambem uma 

das mais altas taxas de criminalidade violenta. Mais policiais ou aumento da 

populagao prisional nao diminui o numero de crimes, embora tenha um efeito 

importante na diminuigao da taxa de medo da populagao, o que e um fator muito 

importante, principalmente aquelas cobranc;as que incidem sobre a policia vindas 

de escaloes politicos, quando o assunto e alocac;ao de policial-militar para 

determinado municipio, pois ocorre um clamor publico em razao do "sentimento 

subjetivo de inseguranga" que somado as individualidades, abala o sentimento de 

"paz social". 

A introdugao de penas mais severas pode, paradoxalmente, diminuir a 

aplicagao e, consequentemente, a atuac;ao policial. Estados americanos que 

adotaram severas sanc;oes em relagao ao porte de armas verificam ap6s algum 

tempo que os policiais passaram a atuar em um numero reduzido de ocorrencias 

desta natureza. Estudos sobre a pena de morte nao identificaram nenhum efeito 

sobre as taxas de criminalidade (Walker, 1985). 

A questao e que a dissuasao relaciona-se nao ao grau de repressao, mas 

a um incremento nos custos do crime, alem de um incentivo beneftco para o nao

crime. Parte dessa atuac;ao exigiria uma atuac;ao mais proativa da policia: crimes 

violentos nao sao fenomenos aleatoriamente distribuidos, mas geograficamente 

concentrados, o que pode ajudar a policia a antecipar-se aos criminosos ao inves 

de apenas reagir. 

A justiga brasileira, por sua vez, encontra-se sobrecarregada de processos 

envolvendo pequenos delitos que terminam por emperrar sua atuac;ao. Assim, 

ocorre um ciclo vicioso, em que a impunidade se manifesta presente, a 

comunidade sente-se insegura, a midia sensacionalista visualiza vantagens 

financeiras e o governo cobra da Policia uma atuagao mais firme e entretanto, a 

populagao entende que mais policiais e sinonimo de seguranga. 

Estudo realizado por Peter W. Greenwood da Rand Corporation, analisou 

o impacto de diferentes estrategias para prevenc;ao de crimes com a aplicac;ao de 

programas de intervenc;ao comparadas a introdugao de uma legislagao dura, onde 

a tolen3ncia do estado e relativamente pequena, conduzindo, como forma de 
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exemplo social, por meio de leis mais severas, o cidadao para a pnsao. Os 

programas de intervengao incluiam (a) visitas a lares por assistente logo apos o 

nascimento das criangas durante ate os seis a nos de vida; (b) Treinamento e 

terapia para familias que tivessem criangas que houvessem demonstrado 

comportamento agressivo na escola, ou estarem em vias de serem expulsos dela; 

(c) quatro anos de incentivo monetario para induzir garotos carentes a se 

graduarem; (d) monitoramento e supervisao de jovens secundaristas que tenham 

exibido comportamento delinquente. Estes programas, segundo a Rand 

Corporation, foram comparados ao impacto que a introdugao da lei dos "Three 

Strikes" (A legislagao dos Three Strikes e extremamente severa, estabelecendo 

que apos a terceira reincidencia o delinquente tenha uma pena de 25 anos, nao 

importando a gravidade do delito cometido.) tiveram sabre as taxas de crime na 

California. Os resultados da relagao custo/beneficio de cada uma destas 

estrategias sao exibidos a seguir: 

Programas de lnterven@o na lnfancia e Adolescencia 

Three Visitas a Treinamento Jncentivos a Supetvisao de 

Item Strikes Lares de Pais Graduaqao De!inquentes 

Percentual de Crimes 
Prevenidos 2"L4 5_5 6.6 15.5 1.8 
Gusto Anual do Programa 
(em mifhao de do! ares} 5520 :3155 36"! 568 241 

Gusto (em m!lhao de d6!ares) 
para redw;ao em "l ~--& do 
crime 258 573 55 37 131 
Numero de Crimes 
Prevenidos por cada mi~hao 
de d6!ares 61 1"1 ~157 258 72 ' 

Quadro 2 - GUSTO X BENEFfCIO DE PROGRAMAS IMPLANTADOS NOS 

ESTADOS UNIDOS 

Fonte: Greenwood, 1996. 

Conforme vemos, a estrategia de maior impacto e a legislagao dura 

adotada na California, que foi capaz de reduzir o crime em 21.4%. Em 

contrapartida, trata-se de uma estrategia extremamente cara, pois envolve a 
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construc_;:ao de pris6es e a manutenc_;:ao de pessoal especializado nelas. Para 

reduzir em 1% o numero de crimes graves, gastam-se 258 mil hoes de d61ares e 

previne-se cerca de 60 crimes graves. Dois programas parecem ter uma relac_;:ao 

custo/beneficio melhor do que a legislac_;:ao dura: sao os programas de treinamento 

de pais e os incentivos a graduac_;:ao. Embora tenham um impacto menor na 

reduc_;:ao das taxas (6.6 e 15.5% respectivamente), trata-se de programas muito 

mais baratos. 0 custo para reduc_;:ao em 1% do total de crimes e da ordem de 55 

milh6es para o treinamento de pais e 37 milh6es para os incentivos a graduac_;:ao. 

Se analisado o numero de crimes prevenidos por cada milhao de d61ares, as 

diferenc_;:as sao ainda mais favoraveis aos programas de intervenc_;:ao social: o 

treinamento previne 158 crimes, ao passo que o incentivo, 258 crimes por milhao 

de d61ares. Nao se trata de optarmos por programas sociais versus programas 

repressivos, mas simplesmente ressaltar a possibilidade de se fazer uma 

combinac_;:ao 6tima de estrategias de intervenc_;:ao entre crianc_;:as e adolescentes, 

segundo Peter W.Greenwood. 

A legislac_;:ao tem um bom impacto na reduc_;:ao de taxas de crimes (21.4%) 

ao custo de 5.520 bilh6es de d61ares. Com um pequeno acrescimo de mais 568 

milh6es de d61ares, pode-se obter uma reduc_;:ao de 36.9% nas taxas, naquele 

estado americano. 

A Holanda ilustra outra implementac_;:ao bem sucedida na area de politica 

de seguranc_;:a utilizando-se de abordagens nao convencionais para o crime, 

incluindo-se aqui uma reformulac_;:ao de natureza conceitual (DIJK, 1997). Ate 

meados dos anos 60, a sociedade holandesa era relativamente bem integrada e 

com baixas taxas de criminalidade. 

A partir dai, e com raz6es que tem a ver com o aumento da riqueza, 

processos de modernizac_;:ao e urbanizac_;:ao, assiste-se a um incremento nas taxas 

de crimes contra a propriedade. 0 governo holandes apresenta uma politica de 

controle da criminalidade com tres objetivos praticos: (a) prevenc_;:ao do crime por 

meio de projetos ambientais; (b) fortalecimento da vigilfmcia em zonas de alto risco 

e; (c) Melhor integrac_;:ao dos jovens na escola e um programa de integrac_;:ao deles 

ao mercado de trabalho. 

Foram destinados 30 milh6es de d61ares para o programa neste primeiro 

a no, sendo que 10% desta quantia destinaram-se a sua avaliac_;:ao. Esta foi uma 
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politica, cuja base cognitiva era a "prevengao situacional do crime" (CLARKE, 

1997). A ideia e nao reformar individuos, o que e extremamente dificil, mas 

dificultar as condigoes de ocorrencia de crimes. lsto e feito com a contratagao de 

desempregados para atuarem como guardas civis uniformizados, mas sem 

autoridade policial. Alem disso, existe uma Plataforma Nacional de Controle do 

Crime que analisa tendencias da criminalidade a cada ano, e define prioridades e 

estrategias de agao para cada tipo de crime. Em relagao ao roubo a mao armada, 

por exemplo, conseguiu-se uma significativa redugao tornando os alvos deste tipo 

de agao mais dificil. 0 comercio foi orientado a deixar pouco dinheiro em caixa, a 

utilizar alarmes e outros obstaculos a agao criminosa, ou a instalar camaras de 

video e coisas assim. 0 que torna a "prevengao situacional do crime" distinta e que 

ela busca articular esforgos da sociedade e do governo no sentido de controlar a 

incidencia de tipos especificos de crime pela manipulagao de fatores tais como a 

disponibilidade de alvos, o incremento da vigilancia e a motivagao dos agressores 

(FELSON, 1994). Trata-se de politica que nao abdica da necessidade de termos 

urn sistema de justiga criminal eficiente e justo, mas que reconhece as limitagoes 

dele no controle da criminalidade. 

Assim, a Policia Militar do Parana necessita de criterios para distribuigao 

de efetivo, mantendo-se os objetivos de prestar mais e melhores servigos de 

policia ostensiva e de preservagao da ordem publica, bern como de diminuigao dos 

indices de criminalidade, colocando-os em patamares aceitaveis. 

Desta forma, sopesando os gastos e a eficiencia que a administragao 

publica deve possuir, criou-se as variantes vetoriais, por meio de calculos 

desenvolvidos pelo autor com base nas peculiaridades do Estado do Parana, 

considerando-se ainda que o efetivo atual nao pode sofrer grandes variagoes em 

razao da dificuldade de realocagao. 

As variantes vetoriais propostas resultam em uma base para o calculo da 

quantidade de policiais-militares, levando-se em consideragao, as peculiaridades 

de cada municipio. Por serem padroes, estipulados pelo IBGE, DETRAN e 

IPARDES, somente sofrem variagao se novos relat6rios forem efetuados. 

Diferente do indice de criminalidade que muda mes a mes, e que na 

realidade, serve apenas para calculo da eficiencia da atividade policial. 
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1.4 A POLiCIA MILITAR COMO CAMPO DE PESQUISA 

A hist6ria brasileira e um dos fatores que contribuiu para que as 

instituigoes policiais-militares angariassem e adquirissem um comportamento de 

instituigao protetora do Estado frente a sociedade brasileira. 

0 memento atual e propicio para que a Policia Militar seja estudada, de 

forma cientifica. lnumeros policiais-militares buscam graduagoes junto as 

universidades, em varias areas do conhecimento. Varios estao cursando p6s

graduag6es, mestrados, doutorados e mais alem. Ha diversas publicagoes, livros, 

artigos cientificos, dissertagoes e teses que tem como objeto de pesquisa as 

instituigoes policiais e militares. Ate no cinema nacional as instituigoes policiais

militares ganharam destaque, portanto, aqui, a PMPR e um campo vasto para 

pesquisas. 

0 Autor da presente pesquisa, com aproximadamente vinte e cinco anos 

de experiencia profissional, principalmente no campo operacional (pratico}, 

graduado em direito e especialista em transite, com diversos cursos na area de 

seguranga publica e institucional, dentro da PMPR, vem, dia-a-dia, analisando os 

fatos que vivenciam a lnstituigao e busca achar uma solugao capaz de dar ao 

policial-militar uma condigao mais justa e para a sociedade uma eficiencia no 

servigo prestado. 0 efetivo atual da Policia Militar do Parana requer um estudo e 

uma atengao, uma vez que os indices de criminalidade tem aumentado, os crimes 

tem se aperfeigoado, ja esta mais facil encontrarmos o "crime organizado". Assim a 

sociedade, alvo destas mazelas, eleva seu clamor aos legitimos representantes do 

povo, seus governantes, de forma geral os politicos eleitos, que cobram uma 

resposta da instituigao. Desta forma, a policia e chamada a dar resposta a um 

problema que extrapola sua competencia, ou seja, a falta de efetivo. Contudo, 

como demonstrar que realmente precisa de efetivo se nao possui criterios que 

justifiquem o pedido? 

A Seguranga Publica estadual deve ser revista de forma estrutural, deve 

estar aberta aos pesquisadores, deve terceirizar estudos, enfim, deve ampliar suas 

fontes de conhecimento para, s6 assim, poder compreender um pouco mais, a 

forma de atuar. Neste trabalho, buscaremos propor criterios que justifiquem o 
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efetivo policial-militar por municipio, nao entrando na esfera de outras lnstituic;oes 

de seguranc;a, nem mesmo no bombeiro militar. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A HISTORIA DA POLJCIA MILITAR DO PARANA 

A hist6ria da Policia Militar do Parana (PMPR) esta praticamente fundida a 
hist6ria do Estado do Parana. 

Com a emancipac;ao politica, o territ6rio paranaense deixou de ser a entao 

sa Comarca da Provincia de Sao Paulo e passou a sera Provincia do Parana. 

Em data de 29 de agosto de 1853, Dom Pedro II assinou a Lei n°. 704, a 

qual criou a Provincia do Parana. Como presidente da Provincia do Parana foi 

designado Zacarias de G6es e Vasconcelos, o qual instalou oficialmente a 

Provincia em data de 19 de dezembro de 1853. 

Ainda muito acanhada, a entao Provincia do Parana tinha pouco 

desenvolvimento e as principais vilas eram: Vila de Curitiba, Paranagua, Castro, 

Sao Jose dos Pinhais, Guarapuava e Palmas. 

A primeira provid€mcia tomada por Zacarias de G6es e Vasconcelos foi a 

assinatura da Lei Provincial n°. 1, de 28 de julho de 1854, a qual fixou a Vila de 

Curitiba como sendo Capital da Provincia. 

A Lei n°. 7, de 10 de agosto de 1854, criou a entao Companhia da Forc;a 

Policial, primeira denominac;ao que recebeu a PMPR. Tal providencia encontra-se 

registrada na folha n°. 3, livro 1, das Leis e Resoluc;oes da Assembleia Legislativa 

Provincial e foi publicada no jornal Dezenove de Dezembro, 6rgao oficial da antiga 

Provincia. 

A Companhia foi criada com urn efetivo de sessenta e sete prac;as, sendo, 

a epoca com postos e graduac;oes diferentes das atuais, sendo composta por: urn 

capitao, urn tenente, urn alferes, urn 1° sargento, do is 2° sargentos, urn furriel, oito 

cabos, dois cornetas e cinquenta soldados. 

Foi designado para comandar, organizar, estruturar e regulamentar a 

Companhia, o Capitao Joaquim Jose Moreira de Mendonc;a, primeiro Comandante

Geral. 
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0 Capitao Joaquim enfrentou inumeras dificuldades para instalar a 

Companhia, a comec;ar pela existencia de outras organizac;oes que, a epoca, 

realizavam a atividade de seguranc;a publica e se encontravam instaladas nas vilas 

da nova Provincia. 

Guardas Municipais Permanentes da Provincia de Sao Paulo, Guardas de 

Pedestres, Guarda Nacional e o recem criado Exercito Brasileiro foram as 

organizac;oes que sucederam a Companhia da Forc;a Policial nas atividades de 

policia em territ6rio paranaense, e seus integrantes permaneceram aqui ap6s a 

instalac;ao da Provincia Parana. A resistencia dos integrantes dessas forc;as 

dificultou o trabalho do Capitao Joaquim, o qual conseguiu superar essa 

adversidade e instalar a Companhia. 

0 ingresso na Companhia da Forc;a Policial foi outre problema enfrentado. 

No ano de 1854 foram poucos, apenas seis. No ano de 1855 os ingresses 

aumentaram, porem ainda nao preenchiam as vagas, foram mais vinte e tres. 

As inclusoes aumentaram com o passar do tempo tendo em vista que um 

regulamento foi criado para os que ingressavam na organizac;ao. 0 regulamento 

proibia tacitamente o castigo de chibata aos desobedientes, castigo bastante 

comum a epoca para as instituic;oes policiais e militares. Com a proibic;ao de tal 

castigo, aos integrantes da Companhia da Forc;a Policial na Provincia Parana, 

aumentaram as inclusoes. 

Outre problema enfrentado era a ausencia de um instrutor militar, sendo 

entao suprido pelo jovem Joaquim Antonio Guimaraes, filho do Visconde de Nacar, 

que havia frequentado o Colegio Freese, aonde aprendeu entre outros 

conhecimentos as evoluc;oes militares. 

Ap6s a criac;ao da Companhia da Forc;a Policial da Provincia do Parana, 

Lei n°. 7, de 10 de agosto de 1854, a PMPR recebeu varias denominac;oes, a 

saber: 

a) Corpo Policial da Provincia do Parana, Lei n°. 380, de 30 de marc;o de 

1874; 

b) Corpo Militar de Policia do Estado do Parana, pelo Decreto de 

Reorganizac;ao n°. 4, de 10 de dezembro de 1891; 

c) Regimento de Seguranc;a do Parana, pela Lei n°. 36, de 05 de julho de 

1892; 
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d) Regimento Policial do Parana, em 1894, durante a ocupagao do Estado 

pelas tropas federalistas, retornando ao nome anterior posteriormente; 

e) Forga Militar do Estado do Parana, pelo Decreto de Reorganizagao n°. 

473, de 09 de julho de 1917, quando tambem passou a ser considerada forga de 

primeira linha e auxiliar do Exercito Brasileiro; 

f) Policia Militar do Estado do Parana, pelo Decreto-Lei n°. 505, de 25 de 

junho de 1932, quando tambem foi criada a primeira Companhia de Bombeiros; 

g) Forga Policial do Estado, pelo Decreto-Lei n°. 9315, de 26 de dezembro 

de 1939; 

h) Policia Militar do Estado do Parana, pelo Decreto-Lei n°. 544, de 17 de 

dezembro de 1946; 

i) Policia Militar do Estado, sendo entao chamada de Policia Militar do 

Parana, pela Lei Estadual n° 1943, de 23 de junho de 1954. 

Da sua criagao ate hoje a PMPR sempre esteve presente nos principals 

epis6dios hist6ricos do Parana. A invasao de tropas federalistas, a campanha do 

Contestado, o combate do Irani, a Revolugao de 1924 sao exemplos de fatos e 

acontecimentos marcantes de uma Hist6ria mais afastada dos dias de hoje. 

2.2 POLICIAL-MILITAR- 0 SERVIDOR PUBLICO MILITAR 

0 policial-militar (PM) e um servidor publico de carreira pertencente, no 

caso do Estado do Parana, a instituigao PMPR. Esse profissional e tambem 

denominado servidor publico militar estadual. A PMPR por sua vez e dividida, 

primeiramente, em duas grandes populagoes: os policiais-militares (PMs) e os 

bombeiros-militares (BBMM). 

As atribuigoes dos policiais-militares e dos bombeiros-militares estao 

determinadas na Constituigao da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 

05 de outubro de 1988, no Titulo V, Da Defesa do Estado e das lnstituigoes 

Democraticas, Capitulo Ill, Da Seguranga Publica, no seu artigo 144, paragrafos 5° 

e 6°, os quais determinam: 
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Art 144. A seguran<;:a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preserva<;:ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
I - polfcia federal; 
II - polfcia rodoviaria federal; 
Ill- policia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 

§5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preserva<;:ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribui<;:6es 
definidas em lei, incumbe a execu<;:ao de atividade de defesa civil. 
§6° As policias militares e corpos de bombeiros militares, for<;:as auxiliares 
e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, 
aos Governadores dos Estados, do distrito Federal e dos Territ6rios. 

lnicialmente, pode-se entender a seguranc;a publica como a "estabilizac;ao 

de expectativas positivas" em relac;ao a "ordem publica e a vig€mcia da 

sociabilidade cooperativa". Envolve duas esferas: a dos fatos ou fenomenos e a 

dos sentimentos ou das percepc;6es, segundo Glaucio Ary Dillon Soares, soci61ogo 

e pesquisador do lnstituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro (UIPRJ). 

A primeira esfera - dos fatos ou fenomenos - atem-se aos numeros e 

dados. Ou melhor, aquilo que materialmente acontece e e aferido, enquanto a 

segunda esfera - dos sentimentos ou percepc;6es e aquela que e vivenciada pelas 

pessoas, seus parentes, vizinhos e amigos, ou ao que e noticiado pelos meios de 

comunicac;ao, trazendo uma experh§ncia subjetiva de medo, temor, pavor. Esta se 

convencionou chamar "sensac;ao de inseguranc;a". 

Observe-se que as duas esferas - dos fen6menos e das percep<;:6es 
(distin<;:ao meramente analitica, par suposto) - sao relevantes e nem 
sempre se superp6em. Guardam, entre si, relativa autonomia. 0 terreno 
afetivo e intersubjetivo apenas na apar€mcia e menos importante, uma 
vez que, com freq0€mcia, as profecias, na seguran<;:a publica, se 
autocumprem. Ou seja, o medo que causa inseguran<;:a, estimula atitudes 
que acabam gerando a vioiE~ncia que se temia e que se procurava evitar. 
Em outras palavras, se o medo impera e eu temo os desconhecidos, 
tendo a me armar, construir muros, blindar carros e nao abrir as janelas. 
Fecho-me aos estranhos e os trato como amea<;:a. (SOARES, 2000, p. 6) 

Numa perspectiva de exercfcio de poder do Estado, a seguranc;a publica 

envolve, inclusive, a possibilidade de dispor da forc;a quando necessaria, dentro do 

que e estabelecido nos parametros legais. (BALESTRERI, 2002, p. 60) 

No trato do tema, ate pouco, ou ainda, trabalhado com casuismo e 

ausencia de planejamento, considera-se a necessidade premente de se 
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estabelecer uma interagao entre os diversos atores, governamentais ou nao, as 

esferas estatais e sociedade civil, num esforgo visando criar 

Um sistema interativo de seguran<_;;a publica, supridas das lacunas e 
incoer€mcias tipicas de uma cultura onde 'habita uma legiao' de propostas 
desconexas, norteado pela defesa dos direitos da cidadania e pelo papel 
pedag6gico e democratico da policia, pode contribuir decisivamente para 
trazer ao pais novas esperan<_;;as e certezas em rela<_;;ao ao seu presente 
e ao seu futuro, contendo e desconstruindo eficazmente a violencia e co
agenciando a constru<_;;ao da paz. (BALESTRERI, 2002, p. 55) 

Por sua vez, na teoria juridica, a expressao seguranga abrange varios 

aspectos como garantia, estabilidade, protegao, planejamento, tudo a depender do 

adjetivo que a qualifica; a seguranga publica e a manutengao da ordem publica 

interna. Esta entendida como situagao de pacifica convivencia social, distante de 

ameagas, violencia e sublevagao que possa concretamente ou em tese produzir 

fatos ou situag6es de crime. (SILVA, 1997, p. 709-710) 

Dessa forma, os policiais-militares e os bombeiros-militares tern atribuig6es 

completamente diferenciadas, apesar de ambos possuirem a mesma 

caracteristica: a militar. Ja que os dois substantivos sao compostos, policiais

militares e bombeiros-militares sao justamente os primeiros substantivos que 

definem as atividades fins de cada grande segmento da PMPR, o policial e o 

bombeiro, lembrando ambos, militares. 

Com isso, esclarecemos que aos policiais-militares incumbem-se as 

atividades de prevengao destinadas a seguranga publica, realizadas por meio do 

policiamento ostensivo fardado, e as ocorrencias policiais que afetem a ordem 

publica, a incolumidade das pessoas e dos patrimonios, publicos e privados. 

Aos bombeiros-militares cabem as atividades relacionadas ao combate a 

incendios, a buscas e salvamentos, a vistorias de instalagoes fisicas, quanto aos 

aspectos de prevengao e combate a incendios, alem das atividades especificas de 

defesa civil. 

Apesar da caracteristica militar, e da instituigao a que pertencem serem a 

mesma, a PMPR, as atribuigoes sao completamente diferentes, assim tanto a 

inclusao na PMPR, como a formagao e a atuagao, ambas ocorrem de forma 

especifica para cada area. 

Para essa pesquisa centraremos nossos olhares mais precisamente a 
distribuigao no efetivo local de trabalho, do policial-militar, nao nos referindo 

quando mencionarmos policial-militar ao bombeiro militar. A visao que se prende o 
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autor e especificamente elaborar criterios voltados a distribuic;ao do efetivo policial

militar visando a eficiencia da seguranc;a publica, que, diga-se de passagem, e urn 

dos Principios basilares que norteiam o Direito Administrative da Nac;ao. 

2.3 PRINCiPIO DA EFICIENCIA 

Por meio da Emenda Constitucional n°. 19, de 4 de junho de 1998, foi 

alterado o artigo 37 da Constituic;ao Federal de 1988, sendo, dentre outras 

alterac;oes, incluido o principia da eficiencia ao texto que ja contava com os 

principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. 

Art. 37. A administra<;ao publica direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios 
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e efici€mcia e, tambem, ao seguinte: [ ... ] (grifo nosso). 

A inclusao do principia da eficiencia no caput do artigo 37 visou oferecer a 
sociedade o fornecimento de servic;os publicos mais voltados para o interesse 

social, bern como consubstanciar a qualidade, o born atendimento, a urbanidade, a 

celeridade e a seguranc;a. ou seja, a boa administrac;ao. 

Theodomiro Dias Neto, entende que a adoc;ao dos ensinamentos da nova 

Administrac;ao Publica e a importEmcia dada ao principia da eficiencia ficam 

evidentes pela analise da exposic;ao de motives da Reforma Administrativa: 

Uma Administra~ao eficiente 
0 objetivo da reforma e permitir que a administragao publica se tome 
mais eficiente e oferega ao cidadao servi<;os com maior qualidade. Ou 
seja, que atenda melhor utilizando com mais eficiencia os recursos 
disponiveis. 0 que se busca e uma administra<;ao voltada para a 
eficiencia, ao contrario do que se tem hoje: uma administra<;ao voltada 
para o controle de processos. De outro lado, para garantir a estabilidade 
do Plano Real, o Governo precisa coibir o desperdicio e racionalizar o 
gasto publico. 0 que o Governo quer com a reforma e impedir que os 
gastos aumentem, consumindo os recursos do Estado, sem que haja 
uma contrapartida de eficiencia e qualidade nos servi<;os prestados. 

0 que a Sociedade ganha com a Reforma 
Uma administra~ao publica eficiente: a melhoria da eficiencia significa 
que o Estado sera capaz de gerar mais beneficios, na forma de prestagao 
de servigos a sociedade, com os mesmos recursos disponiveis. Ou seja, 
o Governo entende que o problema nao e simplesmente cortar gastos, 
mas gastar com eficiencia e responsabilidade o que se tem. (grifo do 
autor). 
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0 principia da efici€mcia objetivou, tambem, aperfeic;oar a relac;ao 

custo/beneficio, com a maximizac;ao de resultados e a minimizac;ao dos custos, o 

que consiste na eficiencia economica, porquanto a satisfac;ao da sociedade deve 

ser obtida do modo menos oneroso aos recursos financeiros publicos. 

Segundo Vettorato: 

A eficifmcia como principia da administra~ao publica tem origem junto ao 
nascimento das grandes teorias das cifmcias administrativas. Entre os 
seus idealizadores estariam Taylor, Fayol e Weber, pais foram eles que 
definiram inicialmente o seu conteudo principiol6gico. 

Meirelles, ao abordar o dever da eficiencia, afirma que este, por ser o mais 

moderno principia da func;ao administrativa, se impoe a todo agente publico para 

que desenvolva suas atribuic;oes com celeridade e qualidade, exigindo resultados 

positives para o servic;o publico e satisfat6rio atendimento das necessidades da 

comunidade e de seus membros. Afirma, ainda, que: 

... a verifica~ao da eficiencia atinge os aspectos quantitativa e qualitativo 
do servi~o. para aquilatar do seu rendimento efetivo, do seu custo 
operacional, 
e da sua real utilidade para os administrados, e da sua real utilidade para 
os administrados e para a Administra~ao. Tal controle desenvolve-se, 
portanto, na triplice linha administrativa, econ6mica e tecnica. 

Salienta-se que a Carta Magna, em sua redac;ao original, ja previa o 

principia da eficiencia no artigo 7 4, no que tange a gestae orc;amentaria, financeira 

e patrimonial, e no artigo 144, quanta a organizac;ao e funcionamento dos 6rgaos 

publicos responsaveis pela seguranc;a, conforme segue: 

Art. 7 4. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
[ ... ] 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 
eficifmcia, da gestao or~amentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administra~ao federal, bem como da aplica~ao de recursos 
publicos por entidades de dire ito privado; (grifo nosso) 

Art. 144. A seguran~a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preserva~ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
[ ... ] 
§ 7° - A lei disciplinara a organiza~ao e o funcionamento dos 6rgaos 
responsaveis pela seguran~a publica, de maneira a garantir a eficifmcia 
e a de suas atividades. (grifo nosso). 

Modesto define o principia da efici€mcia como: 
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[ ... ] a ex1gencia jurldica, imposta aos exercentes de func;ao 
administrativa, ou simplesmente aos que manipulam recursos publicos 
vinculados de subvenc;ao ou fomento, de atuac;ao idonea, economica e 
satisfat6ria na realizac;ao de finalidades publicas assinaladas por lei, ato 
ou contrato de direito publico. 

Segundo Jose Afonso da Silva: 

Efici€mcia" significa fazer acontecer com racionalidade - o que implica 
medir os custos que a satisfac;ao das necessidades publicas importa em 
relac;ao ao grau de utilidade alcanc;ado. Assim, o Principia da 
Eficiemcia, introduzido no art. 37 da CF pela Emenda Constitucional 
19/1998, orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os 
melhores resultados com os meios escassos de que se disp6e e a menor 
custo. Rege-se, pais, pela regra da consecuc;ao do maior beneficia com o 
menor custo posslvel. Portanto, o Principia da Eficiencia administrativa 
tem como conteudo a relac;ao "meios e resultados. 
[ ... } a eficiencia administrativa se obtem pelo me nor emprego dos 
recursos e meios (humanos, materiais e institucionais) para melhor 
satisfazer as necessidades coletivas, num regime de igualdade dos 
usuarios. Logo, o principia da eficiencia administrativa consiste na 
organizac;ao racional dos meios e recursos humanos, materiais e 
institucionais para a prestac;ao dos servic;os publicos de qualidade em 
condic;oes economicas e de igualdade dos consumidores. 0 principia 
investe as regras de competencia, pais o bom desempenho das 
atribuic;oes de cada 6rgao ou entidade publica e fator de eficiencia em 
cada area da func;ao governamental. (grifo nosso). 

Conforme Houaiss, eficiencia e: 

virtude ou caracteristica de (uma pessoa, um maquinismo, uma tecnica, 
um empreendimento, etc.) conseguir o melhor rendimento com o minima 
de erros e/ou de dispendio de energia, tempo, dinheiro ou meios 
[ ... ] qualidade ou caracteristica de quem ou do que, num nivel 
operacional, cumpre as suas obrigac;oes e func;oes quanta a normas e 
pad roes. 

Chiavenato entende que as organizagoes devem ser consideradas sob a 

6tica da eficacia e da eficiencia, de forma simultanea, afirmando que: 

Eficacia e uma medida do alcance de resultados, enquanto a 
eficiencia e uma medida da utiliza~ao dos recursos nesse processo. 
Em termos economicos, a eficacia de uma empresa refere-se a sua 
capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do 
suprimento de seus produtos (bens ou servic;os), enquanto a eficiencia e 
uma rela~ao tecnica entre entradas e saidas. Nesses termos, a 
eficiemcia e uma rela~ao entre custos e beneficios, ou seja, uma 
rela~ao entre os recursos aplicados e o produto final obtido ... e a 
razao entre o esfor~o e o resultado, entre a despesa e a receita, 
entre o custo e o beneficia resultante (grifo nosso ). 

Chiavenato conceitua eficiencia como sendo: 

[ ... ] uma relac;ao entre custos e beneficios, entre entradas e saidas, ou 
seja, a relac;ao entre o que e conseguido e o que pode ser conseguido. 
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Significa fazer corretamente as coisas e enfatizar os meios pelos quais 
elas sao executadas. Relaciona-se com os meios, 
lsto e, com OS metodos utilizados. 

Para Oliveira, as organizagoes devem ser abordadas como um sistema 

sociotecnico estruturado nos subsistemas tecnico e social, sendo que: 

[ ... } o subsistema tecnico envolve a tecnologia, o territ6rio eo tempo. Eo 
responsavel pela eficiencia potencial da organiza<;ao. 0 outro e o 
subsistema social, que compreende os funcionarios, suas caracteristicas 
fisicas e psicol6gicas, as rela<;6es sociais internas, bern como as 
exigencias de sua organiza<;ao, tanto formais como informal, na situa<;ao 
de trabalho. 0 subsistema social transforma a eficiencia potencial em 
eficiencia real. Em sintese, os subsistemas tecnol6gico e social 
apresentam um intimo inter-relacionamento, sao interdependentes e 
influenciam-se mutuamente; estes interagem e se complementam, 
permitindo a produ<;ao de bens e servi<;os. (grifo nosso). 

2.3.1 COMO CUMPRIR 0 PRINCiPIO- SER EFICIENTE 

Para cumprir o principia da eficiencia quando da realizagao da policia 

ostensiva de preservagao da ordem publica, faz-se necessaria compreender como 

se processa a prevengao do crime, pois para que as autoridades possam atuar de 

forma eficiente e eficaz na contengao da criminalidade, nao basta reprimir o crime, 

mas sim preveni-lo, antecipando-se a sua ocorrencia. 

Assim sendo, segundo Antonio Garcia-Pablos de Molina, todas as escolas 

criminol6gicas fazem mengao a prevengao, porem nao existe um conceito unico 

sobre o termo, pois enquanto um setor relaciona a prevengao com a dissuasao do 

infrator, em razao da ameaga da pena (castigo), que possui um efeito 

desestimulante, outro setor amplia o conceito de prevengao, relacionando-o com a 

aplicagao de praticas dissuas6rias indiretas que compreendem a mudanga do 

cenario do crime, atitudes da vitima etc., de forma a criar obstaculos nos atos 

preparat6rios do criminoso, incrementando os riscos e diminuindo os seus 

beneficios, para inibi-lo; e os penitenciaristas acreditam que a prevengao do delito 

requer uma atuagao neutralizante nas origens do fenomeno criminal (causas), pois 

a mera dissuasao ou ressocializagao do condenado deixam as raizes do delito 

intactas. 
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Dai surgirem conceitos distintos como a prevenc;ao social, que enfatiza a 

participac;ao de toda a comunidade para a resoluc;ao de urn problema tipicamente 

social ou o conceito criminol6gico, que enfoca a necessidade de se evitar a 

reincidencia do condenado. 

Faz-se, portanto, segundo Molina, necessaria a distinc;ao entre prevenc;ao 

primaria, secundaria e terciaria: 

- prevenc;ao primaria: e a mais eficaz e genuina prevenc;ao a medio e 

Iongo prazo, pois opera na origem dos delitos, reclamando prestac;oes sociais e 

intervenc;ao comunitaria, o que nao e muito bern aceito pela sociedade, sedenta 

por soluc;oes rapidas, tampouco pelos governantes, que precisam dar respostas 

aos anseios da sociedade, principalmente nos periodos eleitorais. 

Molina afirma ainda que constituem o campo da atuac;ao primaria: as 

estrategias de politica cultural, economica e social, cujo objetivo ultimo e dotar os 

cidadaos de capacidade social para superar, de forma produtiva, eventuais 

conflitos (ex.: educac;ao, socializac;ao, casa, trabalho, bem-estar social e qualidade 

de vida); 

- prevenc;ao secundaria: atua pontualmente no local e no momento em que 

o conflito criminal se exterioriza, operando a curto e medio prazo nos setores da 

sociedade que apresentam maiores riscos de sofrer ou contribuir para o problema 

criminal. (ex.: programas de prevenc;ao policial, de controle dos meios de 

comunicac;ao, de ordenac;ao urbana e utilizac;ao do desenho arquitetonico como 

instrumento de autoprotec;ao, etc.); 

- prevenc;ao terciaria: concretiza-se nos programas reabilitadores e 

ressocializadores dos condenados que se encontram cumprindo pena, cujo 

objetivo unico e evitar a reincidencia. Apresenta como aspectos negativos o fato de 

que nao atua nas causas do problema, s6 visa a pessoa do condenado e s6 e 

aplicada ap6s o cometimento do delito. 

0 aumento da violencia enfraquece o Poder Publico, deteriora a economia, 

gera urn clima de inseguranc;a social, sendo, de vital importEmcia, a preservac;ao da 

ordem e da seguranc;a publica, em especial nas areas mais criticas como favelas e 

bairros carentes de estruturas publicas (escolas, policia, justic;a, hospitais, 

transporte coletivo, iluminac;ao, asfalto etc.) que constituem os pilares de 

sustentac;ao da sociedade organizada, que vive com disciplina, harmonia e respeito 
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a democracia. Sobre esse enfoque e importante lembrar, o que diz Antonio Garcia

Pablos de Molina: 

[ ... ] o castigo do infrator nao esgota as expectativas que o fato delitivo 
desencadeia. Ressocializar o delinqOente, reparar o dano e prevenir o 
crime sao objetivos de primeira magnitude. Sem duvida, este e o 
enfoque cientificamente mais satisfat6rio e o mais adequado as 
exigE'mcias de um Estado "social" e democratico de Direito. 

Explicada, de forma resumida, como se processa a prevenc;ao do crime 

nos niveis primario, secundario e terciario, apresentam-se dois aspectos do 

principia da eficiencia: um relacionado a atuac;ao do agente publico, que deve agir 

com rapidez, presteza, perfeic;ao, rendimento e, no que tange ao fator economico, 

atentar para a relac;ao custo/beneficio, e o outro aspecto refere-se a Administrac;ao 

Publica, pois esta deve atentar para suas estruturas e organizac;oes, evitando a 

manutenc;ao de 6rgaos subutilizados ou que nao atendam as necessidades da 

populac;ao. 

Di Pietro afirma que: 

0 principia da eficiencia apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 
considerado em relagao ao modo de atua~ao do agente publico, do 
qual se espera o melhor desempenho possivel de suas atribuigoes, para 
lograr os melhores resultados; e em relagao ao modo de organizar, 
estruturar, disciplinar, a administra~ao publica tambem com o mesmo 
objetivo de alcangar os melhores resultados na prestagao do servigo 
publico. (grifo nosso) 

Para a sociedade, o que interessa e dispor de servic;o publico eficiente, 

prestado com qualidade, contudo a eficiencia exigida da administrac;ao publica 

jamais podera estar dissociada dos demais principios constitucionais previstos no 

artigo 37, caput, da Carta Magna, em especial do princfpio da legalidade, pois a 

administrac;ao publica deve perseguir constantemente a eficiencia, sem contrariar 

ao direito, ao que e legal. 

Acrescenta Gabardo que: 

Somente na administra~ao publica, mesmo que implicitamente, ha a 
obrigatoriedade legal de eficiencia, ainda que, ao reves do sistema 
juridico, nao se tenha conseguido eficacia social da norma. Na esfera 
privada a eficiencia e uma op~ao apresentada ao alvedrio do 
empreendedor, que pode se quiser ser ineficiente e ate mesmo 
perdulario. lsso jamais poderia ocorrer na Administragao Publica, desde 
que predominou o modelo republicano e democratico de Estado. (grifo 
nosso) 
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2.3.2 REDISTRIBUI<;AO DO EFETIVO COMO INSTRUMENTO DA EFICIENCIA 

A eficiencia da Policia Militar consiste, dentre outras coisas, em 

desenvolver a policia ostensiva de preservagao da ordem publica da melhor 

maneira possivel, proporcionando maier sensagao de seguranga par meio de 

ag6es de policia ostensiva. Assim sendo, a lnstituigao otimizou suas estruturas 

administrativas, canalizando meios para a atividade-fim, para aumentar sua agao 

de presenga junto as comunidades e intensificar o policiamento ostensive 

preventive fardado. 

A adogao de criterios tecnicos para implementar mudangas 

organizacionais, ajustando a estrutura de maneira a desenvolver suas atividades 

com maier eficiencia e, conseqOentemente, proporcionar maier sensagao de 

seguranga a sociedade, bern como prestar mais e melhores servigos a menores 

custos, possibilitara com que sejam processadas importantes mudangas na 

estrutura da lnstituigao policial militar paranaense para desenvolver mais e 

melhores agoes voltadas a contengao da criminalidade e oferecer ao povo do 

Estado um servigo policial-militar com qualidade, mediante: 

- definigao do efetivo territorial das OPM em conformidade com a demanda 

dos servigos de seguranga publica, vez que cada municipio estara dentro de um 

padrao no numero de policiais-militares, de acordo com fatores peculiares de cada 

cidade, propiciando a Unidade Operacional um efetivo em razao das necessidades; 

- redistribuigao do efetivo policial-militar de forma proporcional, sempre 

visando a eficiencia administrativa e a otimizagao dos meios humanos, 

considerando o seu emprego no cumprimento de todas as missoes constitucionais 

e legais atribuidas a Policia Militar e tendo a agao das pessoas como o principal 

objeto no Planejamento do emprego do efetivo policial-militar. 

Ainda, indiretamente, definindo o efetivo administrative nos escaloes de 

OPM; 

A redistribuigao do ef~tivo afeta de forma indireta os 6rgaos de Diregao, 

de Apoio, Assessoria Policiai-Militar e Casa Militar, a partir do momenta que o foco 

e a eficiencia administrativa e fortalecimento da atividade-fim. 
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As estruturas administrativas dos 6rgaos de Diregao e de Apoio, que 

atuam na retaguarda, sao suporte para a realizagao do policiamento ostensive 

preventive, indiretamente, tambem sofreriam alterag6es, ao Iongo do tempo, 

adequando-se as suas necessidades. Estas alterag6es seriam em conformidade 

com levantamentos realizados junto aos Oficiais que gerem esses 6rgaos e com a 

relagao custo/beneficio que apresentem, sendo as vagas excedentes canalizadas 

para a intensificagao da agao de presenga, para o fortalecimento do policiamento 

ostensive. 

Uma das formas de evitar o emprego de policiais-militares em atividades 

que fogem do trabalho operacional (mecanico, gargom, motorista, etc.) seria a 

contratagao de mao de obra temporaria, conforme o Gel. PM RR Wilson Odirley 

Valla. 

2.4 A QUANTIDADE DE POLICIAIS-MILITARES TENDE A DIMINUIR 

No Parana, segundo levantamento da SENASP, em dezembro de 2005, a 

proporcionalidade estava em torno de 720 (setecentos e vinte) habitantes por 

policial. 

A falta de policiais-militares vem causando preocupagao a sociedade que, 

ve menos policiais nas ruas, causando a sensagao de inseguranga, o que vem 

levando os comandos a langarem mao de pessoal administrative para suprir o 

policiamento. E a chamada operagao "fecha quartel'' que vem se tornando uma 

constante, sobrecarregando a administragao e atrasando suas atividades. 

0 aumento da demanda operacional causada pelo elevado numero de 

ocorrencias tem como conseqOencia a demanda reprimida. Com o aumento 

consideravel do numero de ocorrencias, quer seja ela recebida pelo telefone 190 

ou mesmo quando a viatura ao passar pela rua, e solicita a intervir em situagao 

evidencia a falta de policiais. Segundo o setor de planejamento do Comando do 

Policiamento da Capitai/PMPR, das 47.491 solicitag6es ocorridas no mes, em 

media durante o ano de 2006, 18.164 deixam de ser atendidas por motivos 



44 

diversos representando uma porcentagem de 38% do total de ocorr€mcias (Fonte 

DTI/PMPR, Relat6rio de 20/06/2006). 

A perda constante de efetivo verificada nos ultimos 10 a nos, numa media 

de 2 (dois) policiais ao dia, sem que haja a reposi9ao necessaria, pelo fato de ao 

completarem os 25 anos nao vislumbrarem, esses policiais, qualquer incentivo 

salarial, vem afetando diretamente o contingente policial-militar do estado do 

Parana. Ai, feitos os calculos para a perman€mcia por mais de 10 a nos percebem, 

esses servidores, que lhes compensa muito mais aventurarem em servi9os 

externos a Corpora9ao (mecanico, gar9om, motorista, etc.) e com remunera9ao 

superior a caserna do que permanecerem prestando servi9os com seu enorme 

conhecimento. 

Uma das formas de se estancar esse fluxo de saida seria a melhoria da 

remunera9ao, condi96es de trabalho e plano de carreira. De sorte que a 

impossibilidade de reposi9ao em tempo habil, logo inviabilizara a missao da PM, 

uma vez que, quando se trata de preven9ao, o efetivo presente nas ruas e 

absolutamente indispensavel, com a adequada aplica9ao de tecnologia moderna. 

A elabora9ao de uma regulamenta9ao que disciplinasse as atividades a 

serem preenchidas pela contrata9ao de mao de obra temporaria, proporcionaria 

possibilidade do aumento da capacidade operacional com o emprego do efetivo da 

atividade administrativa no exercicio da policia ostensiva e da preserva9ao da 

ordem publica, cuja estimativa media mensal envolve 7% dos militares estaduais 

existentes, que significa um montante de 1176 homens, do total do efetivo 

operacional atual. 

A Contrata9ao de pessoal que nao pertence a caserna, deveria ser 

fundada em criterios seletivos que nao contra-indicassem o interessado para a 

fun9ao, pois ao assumir cargos administrativos, ou mesmo de limpeza, abriria ao 

conhecimento, a estrutura da organiza9ao fator que podera fragilizar a seguran9a 

das instala96es; desta forma uma rotatividade de pessoal civil diminuiria 

conhecimento de areas que exigem sigilo no trato de documenta9ao. Assim, o 

Estado por meio de 6rgao proprio definiria qual pessoa para tal cargo, levando-se 

em considera9ao uma sele9ao criteriosa. 
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2.5 DIAGNOSTICO DA SITUA<;AO COM VISTAS A REDISTRIBUI<;Ao DO 

EFETIVO 

Uma analise das atuais adversidades da Policia Militar do Parana em se 

tratando de distribui<;ao de efetivo, buscando demonstrar que surgem fatores 

adversos ao esperado, quando se realiza a distribui<;ao do contingente sem os 

devidos criterios, como serao demonstrados a seguir. 

2.5.1 EXISTENCIA DE AREAS DE RISCO CAPAZES DE SE TORNAREM 

BOLSOES DO CRIME 

A distribui<;ao do efetivo somente com base na experiencia e na 

observa<;ao propicia que areas de baixos indices de criminalidade possuam mais 

meios materiais e humanos, em detrimento de areas que, com maiores indices 

criminais, tenham poucos meios, o que as faz figurar como areas de risco capazes 

de se tornarem bols6es de criminalidade. 

A desproporcionalidade de meios humanos, decorrente da inexistencia de 

criterios tecnicos, compromete o planejamento de a<;6es policiais para conten<;ao 

satisfat6ria da criminalidade no Estado. A questao objeto de estudos comparativos 

da criminalidade na Capital de Sao Paulo com a de grandes cidades dos Estados 

Unidos e de propostas para redu<;ao da violencia: 

[ ... } o indice de assassinates na Grande Sao Paulo e de 50 por 100 mil, 
menor que ode grandes cidades dos Estados Unidos como Detroit (57), 
New Orleans (80), Washington (79) e St. Louis (69), e muito menor que 
em cidades mais conturbadas como Cali, na Colombia (91 ), e 
Joanesburgo, na Africa do Sui ( 115). Contudo, enquanto os homicidios 
nos Estados Unidos cairam 28% e os assaltos a mao armada, 29% entre 
1992 e 1997, os homicidios na Grande Sao Paulo aumentaram 29% e os 
assaltos a mao armada, 79% [ ... }. 

Os passos iniciais para reduzir o crime[ ... } devem incluir: (1) a formulayao 
de politicas e o gerenciamento estrategico, tanto administrative como 
operacional [ ... } (2) o restabelecimento do foco preventivo da ac;ao policial 
por meio do fortalecimento das unidades basicas de policiamento 
territorial {distrito policial e companhias de policiamento); (3) a reduc;ao 
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drastica dos desvios de policiais em atividades estranhas ao 
policiamento, das unidades especializadas de baixa prioridade e das 
unidades de repressao generica sem compromisso com os problemas 
territoriais; [ ... ] (5) o redirecionamento dos incentives da instituic,;:ao policial 
para as unidades basicas de policiamento. 

Segundo Nilson Vieira Oliveira, Coordenador do lnstituto Fernand Brandiu, 

em seus recentes estudos, considerando indices de arrecadagao municipal e poder 

de compra da populagao, de cidades de Sao Paulo, concluiu: 

[ ... ] o homicidio doloso atinge niveis bastante graves, seja por sua 
representatividade na arrecadac,;:ao de ICMS pelo Estado e, sobretudo, 
por seu grau de necessidade, encontram-se com numero de policiais
militares muito aquem do razoavel. [ ... ] 

2.5.2 DESCONTROLE DA CRIMINALIDADE 

urbana: 

Segundo o jurista Damazio E. de Jesus, em sua obra, Delinquencia 

Experiencias com ratos demonstram que, agrupados em pequeno 
numero, os roedores nao se lesam uns aos outros. Quando, entretanto, e 
maior o numero de animais nas gaiolas dos laboratories de experimentos, 
estudos e pesquisas, aumentam os ataques entre eles, chegando ate a 
formac,;:ao de quadrilhas para, mediante violencia, subtrair alimentos dos 
outros. No plano da humanidade, quanto maior o numero de habitantes 
em uma cidade, mais intensa torna-se a viol€mcia urbana criminosa. Nos 
idos de 1970, as cidades somente comec,;:avam a apresentar situac,;:oes de 
delinqOencia urbana quando atingiam 200 mil habitantes, e os predios, 5 
andares. Hoje, em face do avanc,;:o da tecnologia e dos meios de 
comunicac,;:ao e transporte, esse numero tern diminuido 
significativamente. Em certos casos, devido a repressao policial, ha 
migrac,;:ao de criminosos para zonas em que a atividade persecut6ria e 
menos intensa, abarcando regi6es inteiras, compostas de varias 
comunidades. E o que ocorre em determinadas regi6es do Estado de Sao 
Paulo, nas quais, decadas atras, passavam-se anos e anos sem a pratica 
de homicidios, roubos e latrocinios. Nos dias atuais, a taxa de ataques 
fisicos tern aumentado cerca de 30%. Exemplo disso e a cidade de 
Bauru, no interior paulista, onde a taxa de homicidios cresceu 30% nos 
ultimos anos, de acordo com noticiario da imprensa que divulgou dados 
oficiais. Como causa especial a ser apontada, anote-se a construc,;:ao de 
dezenas de presidios fora dos grandes centres. Ao lado deles, em pouco 
tempo, mudam-se os familiares dos condenados presos, formando 
comunidades sem qualquer protec,;:ao social. 
A violencia urbana, na faixa de furtos e roubos a mao armada, acontece 
geralmente nas grandes cidades, onde o numero de vitimas 
presumivelmente abastadas e maior (como na cidade de Sao Paulo). Nas 
comunidades menores, a vitimac,;:ao alcanc,;:a o trafico nacional e 
internacional de seres humanos, acreditando-se que ali vivam pessoas 
menos experientes do que as dos grandes centres. Nem sempre, 
entretanto, isso acontece, uma vez que os pequenos assaltantes 
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contentam-se com quantias menores em dinheiro, geralmente na casa de 
1 00 a 200 rea is, capazes de permitir a compra de doses suficientes de 
maconha e outras drogas. Recentemente, as companhias francesas de 
turismo recomendaram aos visitantes, quando em certas cidades do 
Brasil, trazerem ao menos 50 reais para entregar ao ladrao. 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo, no ano de 1991, preocupada em 

dinamizar a execugao dos servigos prestados a populagao do Estado, contou com 

os servigos da empresa de consultoria e auditoria Mckinsey & Company, Inc., para 

a realizagao de diagn6stico do sistema de seguranga e da organizagao da 

lnstituigao. 

0 estudo foi levado a efeito por equipe composta por 17 oficiais e tres 

consultores da Mckinsey que, no periodo de tres meses buscou, dentre outros 

objetivos: 

Aumentar a eficacia e efici€mcia da Policia Militar para as tarefas atuais e 
futuras, fortalecendo a organiza<;ao em todos os seus aspectos: aloca<;ao 
de recursos e formas de atuar, estruturas e divisao de responsabilidades, 
sistemas, recursos humanos ou valores compartilhados; e estilo da 
propria organiza<;ao. 

0 estudo, na parte referente a desburocratizagao administrativa, identificou 

o volume de procedimentos e formalidades que demandavam o empenho 

expressive de efetivo e prejuizos a operacionalidade da lnstituigao, bern como 

apresentou como objetivo a redugao dos meios materiais e humanos empregados 

na atividade administrativa: 

0 modelo atual burocratico da PMESP caracteriza-se par grande volume 
de procedimentos e formalidades administrativas que requerem a 
aloca<;ao de 24% do efetivo existente, causando assim reflexes 
negatives na operacionalidade da Corporac;ao; [ ... ] (grifo nosso). 

Dentre os problemas diagnosticados, a empresa mencionou que a 

inseguranga estava crescendo no Estado de Sao Paulo: 

0 estado de Sao Paulo apresenta graves problemas de seguran<;a, 
concentrados principalmente na area metropolitana da Capital. A grande 
Sao Paulo, como outras grandes metr6poles do mundo, apresenta altos 
Indices de criminalidade causados par problemas estruturais como a 
migra<;ao, o desemprego e a pobreza. No entanto, a situa<;ao de 
seguran<;a no estado vem apresentando sinais de piora e dais fatores 
concorrem para a manuten<;ao de situa<;ao. Primeiro, os fatores 
causadores de inseguran<;a tendem a persistir ou se agravar, como, par 
exemplo, as altos nfveis de desemprego e o crescimento da periferia pela 
migra<;ao populacional. Segundo o aparato se seguran<;a do estado 
enfrenta uma serie de dificuldades, que o impossibilitam de canter a 
inseguran<;a crescente. [ ... ] 
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Existem diversas similaridades entre Sao Paulo e outros lugares; o 
agravamento da situac;ao de seguranc;a em grandes concentrac;oes 
urbanas, como ocorre na Grande Sao Paulo e um fen6meno 
praticamente mundial. [ ... ] 
Os niveis de criminalidade apresentados em Sao Paulo tambem sao 
semelhantes aos de outros lugares. De fato, a Grande Sao Paulo 
apresenta indices de homicidios comparaveis aos de outras grandes 
metr6poles como Nova lorque e Los Angeles[ ... ]. 
Do ponto de vista subjetivo, a percepc;ao da populac;ao e que, tanto na 
capital como no interior a seguranc;a diminuiu nos ultimos anos e mais de 
80% da populac;ao classifica a situac;ao da seguranc;a entre regular e 
pessima [ .. .]. 
Quanta ao lado objetivo, as estatisticas tambem mostraram uma 
diminuic;ao da seguranc;a. Embora o numero de ocorn3ncias registradas 
apresente certa estabilidade, nota-se um aumento das ocorr€mcias 
mais violentas e de maior valor financeiro, tais como homicidios, 
acidentes de transito com vitima e roubos de veiculos [ ... ] (grifo nosso). 

Na busca por maior eficiencia na prestagao de servigos foi diagnosticado 

que com a realocagao dos recursos existentes havia grande oportunidade de se 

obter mais produtividade mediante desburocratizagao das atividades 

administrativas: 

[ ... ] o modele burocratico da PMESP caracteriza-se por grande volume 
de procedimentos e formalidades administrativas. A principal 
conseqOencia e a alocac;ao de 24% do efetivo existente na atividade 
administrativa, causando assim reflexos negativos na operacionalidade 
da corporac;ao. As dificuldades agravam-se devido ao grande numero de 
policiais afastados e nao escalados e policiais emprestados a 6rgaos 
diversos. Desta forma, o percentual maximo de policiais nas ruas em um 
determinado momenta nao supera 16% do total do efetivo existente [ ... ]a 
corporac;ao possui um numero bastante alto de atividades feitas em 
multiplicidade [ ... ] (grifo nosso). 

Os problemas referentes a rna distribuigao do efetivo policial-militar e ao 

aumento da criminalidade, identificados pelos oficiais da Policia Militar e pelos 

consultores da Mckinsey, no ano de 1991, foram confirmados pelos dados 

estatisticos criminais elaborados pela Coordenadoria de Analise e Planejamento, 

da Secretaria de Seguranga Publica daquele Estado. 

Evidencia-se, para a sociedade, a questao da seguranga, que passa a ter 

uma importancia maior para todas as classes sociais: 

Foi durante esse periodo que, pela primeira vez nas pesquisas de opiniao 
publica, os problemas relacionados com a seguranc;a publica, 
ultrapassam os economicos e os de desemprego. 0 medo da 
criminalidade e da violencia passa, entao, a fazer parte do cotidiano de 
pessoas de todas as classes e categorias sociais. [ ... ] (grifo nosso) 
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2.6 FATORES CONDICIONANTES DA POLiTICA E DA ESTRATEGIA 

ADOTADOS PARA A REESTRUTURA<;AO ORGANIZACIONAL 

Para o Estado, a seguranga e um dos maiores itens orgamentarios e em 

objeto de preocupagao prioritaria. Cada ano a populagao e seus representantes 

legais exigem mais policiais, mais viaturas e armas, novas presidios, juizes, 

promotores, radio comunicadores, computadores e outros. 

Sao fatores que justificam, no Estado, a distribuigao criteriosa do efetivo, 

conforme passaremos a explicar, abaixo. 

2.6.1 A SEGURAN<;A PUBLICA AFETA A ECONOMIA E A ARRECADA<;AO 

ESTADUAL 

0 temor pela inseguranga afeta as decisoes de uma maneira que ja e 

significante para os moradores dos grandes centros urbanos: sutilmente percebe

se que as pessoas deixam de viajar para determinadas cidades, de morar em 

certas vizinhangas, de estacionar o carro nesta ou naquela rua, de comprar carros 

conversiveis ou morar em casas. 

0 Banco lnteramericano de Desenvolvimento, segundo demonstrou a 

revista Veja de 21 de julho de 1999, concluiu pesquisa sabre o impacto financeiro 

da criminalidade na America Latina, escolhendo os seis paises mais violentos da 

regiao como base para o estudo. 0 Brasil foi um deles. Em 1997, o Brasil consumiu 

com internagao e tratamento de vitimas da criminalidade o equivalente a 1 ,9% de 

seu produto interno bruto, ou 15 bilhoes de d61ares. lsso significa que de cada 4 

d61ares gastos com saude, 1 foi desembolsado com pessoas que sofreram alguma 

agressao fisica. Segundo a materia, esse eo valor que o Pais despende todos os 

anos para tentar salvar os feridos na guerra contra os marginais. De acordo com o 

levantamento, o custo da vioiE~ncia no Brasil fica maior quando se somam os 

gastos com policia, seguranga privada, prisoes e tribunais. 
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0 Banco lnteramericano de Desenvolvimento estimou o custo da violencia 

no Brasil em US$ 84 bilh6es, ou mais de 10% do Produto Intern a Bruto (PI B). A 

Fundagao Getulio Vargas avaliou tal custo em 8,5% do PIB. Partindo do PIB da 

Grande Sao Paulo, de US$ 103 bilh6es, o custo da violencia foi estimado em US$ 

8,5 a 10,5 bilh6es, incluindo-se os gastos com a policia (US$ 2 bilh6es), com o 

judiciario e pris6es (US$ 1 bilhao) mais as perdas em vidas humanas, feridos, 

perdas materiais e custos de servigos particulares de seguranga. 

A seguranga privada cresceu demasiadamente ao lado do avango da 

violencia, reduzindo a atengao da policia com shoppings, bancos, ediffcios, fabricas 

e escolas, que tiveram seus custos de gerenciamento aumentados. No Brasil, o 

faturamento das empresas de seguranga, com 500 mil vigilantes, ultrapassou R$ 5 

bilh6es. S6 os bancos despendem cerca de R$ 1 ,5 bilhao e os transportadores de 

carga gastam de R$ 2 a 3 bilhoes para protegao de seus caminh6es. 

No Parana, conforme avaliado pelo Ten.-Cel. Pancotti, no trabalho 

academico durante o · CSP/1999, Custos diretos e indiretos das infra goes pen a is 

para o Estado do Parana observando-se o quadrienio 1995 a 1998, a situagao nao 

e diferente, pois vide a conclusao do autor: 

0 gasto total da Seguranc;a Publica no Parana, quadrif!mio 95/98, foi de 
R$ 2.645.877.349,00, resu/tando na media de R$ 661.469.337,25 [ .. .] 
dentro da visao sistemica relatada no inicio do trabalho conclui-se que o 
custo anual per capita que cabe a cada um dos habitantes do Estado 
soma R$ 78, 34, ou seja, mais de meio sa/aria minima (R$ 136,00). Se 
considerarmos que a populac;ao economicamente ativa situa-se em torno 
de metade da populac;ao total, este custo anual per capita aumenta, 
atinge a cifra real de R$ 156, 69, portanto, acima do valor do sa/aria 
minima. 

Como custo por preso em torno de R$ 565,32 [...], pode-se depreender 
que esta em evoluc;ao o deficit publico re/ativo a este setor. 

0 contribuinte gasta com o criminoso preso 4, 16 sa/arias minimos. 
(PANCOTTI, 1999, p. 61) 

2.6.2 ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL 

Faz-se necessaria distinguir principios constitucionais de principios legais, 

vista que por princlpios legais entendem-se os que se podem inferir do sistema 

legal como um todo, ao passo que os principios constitucionais sao os que 
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guardam e condensam valores juridicos fundamentais, servindo de base para 

outras normas, que com eles deverao estar em harmonia. Sao principios mais 

afetos ao Direito Constitucional, a organiza9ao de questoes fundamentais do 

Estado, conforme se verifica no artigo 34 da Constitui9ao Federal de 1988: 

Art. 34. A Uniao nao intervira nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

VII - assegurar a observi:'mcia dos seguintes principios constitucionais: 
a) forma republicana, sistema representative e regime democratico; 
b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; 
d) prestac;ao de contas da administrac;ao publica, direta e indireta. 
e) aplicac;ao do minima exigido da receita resultante de impastos 
estaduais, compreendida a proveniente de transfen§ncias, na 
manutenc;ao e desenvolvimento do ensino e nas ac;5es e servic;os 
publicos de saude. (grifo nosso) 

A diferen9a entre principios legais e constitucionais foi bern estipulada por 

Zimmermann, conforme segue: 

... principios legais sao os dedutiveis do sistema legal com um todo, 
conquanto os pnncrpros constitucionais se relacionariam mais 
particularmente com o direito constitucional e, mais especificamente, 
ficam voltados a sistematizac;ao de quest5es fundamentais do Estado. 
Por conta disso, os princfpios constitucionais demandariam reflexao 
juridica mais complexa, no tocante a interpretac;ao constitucional. A 
influemcia destes principios, ademais, se deve a peculiar circunsti:'mcia 
destes se refletirem em procedimentos de interpretac;ao da Lei 
Fundamental e, deste modo, estando responsaveis pela estabilizac;ao do 
texto constitucional. Na realidade, tais principios representam um 
subgrupo em relac;ao ao conjunto geral de elementos axiol6gicos do 
direito, pois que se prestariam a revelac;ao de valores fundamentais 
dedutiveis da propria constituic;ao escrita. Na medida em que orientam 
as regras juridicas materiais, principios constitucionais configuram-se em 
atrativos valores juridicos voltados para a fixac;ao de um padrao de 
eticidade para esta constituic;ao. 

Assim, o relevante para o embasamento legal nao aparece na legisla9ao 

infraconstitucional que consiste nos ordenamentos que se subordinam a Carta 

Magna, nas leis, decretos, resolu96es, regras e normas estabelecidas em 

conformidade com a Constitui9ao Federal, devendo os integrantes da lnstitui9ao, 

quando do desempenho de suas atribui96es funcionais, embasar suas a96es no 

estrito cumprimento dos preceitos contidos na Carta Magna e na legisla9ao 

i nfraconstitucional. 
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2.6.3 A POLfTICA GOVERNAMENTAL- PLANO PLURIANUAL (PPA) 

As politicas sao regras delimitadoras ou estabelecedoras de parametres 

sobre o que se quer conseguir, orientando dessa forma a tomada de decisao. 

Oliveira (1999, p. 216) diz que: 

Politicas sao parametres ou orientac;:oes que facilitam a tomada de 
decisoes pelo administrador (isto para qualquer nivel dentro da empresa). 
Dentro desse principio, as politicas procuram refletir e interpretar os 
objetivos e desafios, bem como, estabelecem limites ao planejamento 
estrategico desenvolvido. 

A politica governamental e a descrigao do plano de governo, e o Plano 

Plurianual (PPA), que consiste em urn instrumento coordenador de todas as agoes 

governamentais, em uma iniciativa do Poder Executive, estabelecendo diretrizes, 

objetivos e metas da administragao publica do Estado do Parana para as despesas 

de capital e para as despesas relativas aos programas de duragao continuada, 

traduzindo a orientagao politica do Governo. 

A politica governamental deve obedecer aos limites orgamentarios 

sustentando-se, principalmente, na eficacia e na efici€mcia, ou seja, desenvolver 

servigos e ag6es de qualidade, com custos compativeis e em obedi€mcia aos 

criterios de prioridade. 

2.6.4 LIMITE OR<;AMENTARIO 

0 limite orgamentario do Estado tern muita importancia no contexte do 

planejamento, pois nao se pode planejar desconsiderando a disponibilidade 

orgamentaria para viabilizar as agoes necessarias ao alcance das metas e 

objetivos estabelecidos. 

A importancia do limite orgamentario para o planejamento esta no artigo 

165 da Constituigao Federal de 1988, que preve o processo de alocagao de 

recursos que compreende agoes de planejamento e de orgamento publico: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executive estabelecerao: 
I - o plano plurianual; 
II- as diretrizes orc;:amentarias; 
Ill- os orc;:amentos anuais. 
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§ 1° - A lei que instituir o plano plurianual estabelecera, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administra<;ao publica 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de dura<;ao continuada. 
§ 2° - A lei de diretrizes or<;amentarias compreendera as metas e 
prioridades da administra<;ao publica federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercicio financeiro subseqOente, orientara a elabora<;ao 
da lei or<;amentaria anual, dispora sabre as altera<;6es na legisla<;ao 
tributaria e estabelecera a politica de aplica<;ao das agencias 
financeiras oficiais de fomento. 
§ 3° - 0 Poder Executive publicara, ate trinta dias ap6s o 
encerramento de cada bimestre, relat6rio resumido da execu<;ao 
or<;amentaria. 
§ 4° - Os pianos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos nesta Constitui<;ao serao elaborados em consonancia com o 
plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 
§5°- A lei or<;amentaria anual compreendera: 
I - o or<;amento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, 
6rgaos e entidades da administra<;ao direta e indireta, inclusive 
funda<;6es instituidas e mantidas pelo Poder Publico; 
II - o or<;amento de investimento das empresas em que a Uniao, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto; 
Ill - o or<;amento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
6rgaos a ela vinculados, da administra<;ao direta ou indireta, bem como 
os fundos e funda<;6es instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 
§ 6° - 0 projeto de lei or<;amentaria sera acompanhado de demonstrative 
regionalizado do efeito, sabre as receitas e despesas, decorrente de 
isen<;6es, anistias, remiss6es, subsidies e beneficios de natureza 
financeira, tributaria e crediticia. 
§ 7° - Os or<;amentos previstos no § 5°, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terao entre suas fun<;6es a de 
reduzir desigualdades inter-regionais, segundo criteria populacional. 
§ 8° - A lei or<;amentaria anual nao contera dispositive estranho a 
previsao da receita e a fixa<;ao da despesa, nao se incluindo na proibi<;ao 
a autoriza<;ao para abertura de creditos suplementares e contrata<;ao de 
opera<;6es de credito, ainda que por antecipa<;ao de receita, nos termos 
dalei. 
§ go - Cabe a lei complementar: 
I - dispor sabre o exercicio financeiro, a vigencia, os prazos, a elabora<;ao 
e a organiza<;ao do plano plurianual, da lei de diretrizes or<;amentarias e 
da lei or<;amentaria anual; 
II - estabelecer normas de gestao financeira e patrimonial da 
administra<;ao direta e indireta bem como condi<;6es para a institui<;ao e 
funcionamento de fundos. 

2.6.5 ESTRA TEGIA SOB A VI SAO MACRO 

Para estabelecer o equilibrio nas relag6es economicas, surge, mediando 

interesses, a politica como forma de disciplinar tais relag6es e, assim, evitar 
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conflitos que, na maioria das vezes, prejudicavam a saude economica dos paises 

envolvidos, e promover o intercambio e aliangas favoraveis de desenvolvimento. 

Para corroborar tal afirmagao, Braga (1982, p.9) assevera que: 

Os objetivos da guerra eram, em geral, os pr6prios objetivos do Estado e 
a estrategia, englobada pela guerra, atendia a esta, e nao a Politica. Com 
o tempo, os meios a empregar se avolumaram e se diversificaram, 
extravasando o campo estreito dos meios militares e passaram a 
requerer recursos de toda ordem, provenientes de outros campos, a/em 
do militar. Tornaram-se mais amp/os os objetivos do Estado e, 
sobrepujaram os mais limitados, da guerra. 

Acrescenta ainda Braga (1982, p.9), citando Clausewitz: "A Guerra e a 

continuar;ao da Polftica por outros meios". E adiante, arremata: 

A estrategia, arte do general, passa para o dominio politico, como a arte 
de conduzir a Politica do Estado em busca do objetivo visado por essa 
politica, ganhando amplitude como a arte do estadista. Passa a englobar 
a guerra, enquanto a politica se sobrep6e a ambas. 

Assim, a estrategia adquiriu contemporaneamente um sentido mais amplo 

do que a propria guerra, para significar pianos e alternativas de seguranga ou 

atitudes de luta que poderao ou nao incluir a guerra. 

Motta (1991), por sua vez, sugere: 

Maquiavel prop6e calcu/os alternativos (estrategias) - baseados na 
hist6ria e em sua experi{mcia - para prever acontecimentos e estabelecer 
regras de aqao para o dominio politico. C/ausewitz faz da estrategia seu 
foco principal de analise e desenvo/ve a ideia em seu sentido atual, ou 
seja, na amplitude e na interdependencia da guerra com dimensoes 
sociais, po/iticas e economicas (p.79). 

No Leste Europeu, as atividades planificadas passaram a ser aplicadas na 

sociedade politicamente organizada. Exemplo disso e a revolugao sovietica, cuja 

ideia de planificagao de atividades foi desenvolvida pelos socialistas, motivada pelo 

grande espago territorial e pela escassez de recursos. De acordo com alguns 

autores, essa foi uma das grandes contribuigoes da revolugao a sociedade 

contemporanea. 

A tecnica de planejar visando ao futuro, foi trazida para o ocidente, nos 

anos de 29 e 30, em razao da grande crise que assolou o EUA naquele periodo. 0 

governo americano viu-se obrigado a planejar ag6es com vistas a veneer a crise 

provocada pela conjuntura economica mundial e desencadeada a partir da quebra 

da bolsa de Nova torque, pois era necessaria uma intervengao estatal para 

coordenar esforgos, acionando mecanismos governamentais a tim de salvar o pais 

do caos, frente aos quatorze milh6es de desempregados. 
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Com Roosevelt, foi desenvolvido o New Deal (Plano Novo), que se 

constituiu no primeiro modelo de planificac;ao numa sociedade capitalista. 

Outrossim, a planificac;ao socialista dirigida com intervenc;ao do Estado, com vias 

de mecanismos diretos procurava implementar o socialismo no Leste Europeu. Ao 

mesmo tempo, o neonazismo e fascismo emergentes na Europa implementavam a 

planificac;ao com forte controle do Estado e supervisao direta do partido politico 

dominante nas atividades economicas e no sistema de produc;ao. 

0 p6s-guerra trouxe a planificac;ao flexivel com base nos principios da 

democracia representativa. Nesse periodo, o grande marco foi o Plano Marschal 

(1947), que propiciou o planejamento estrategico para a reconstruc;ao da Europa 

destruida pela guerra e a expansao da industria americana. 

Os te6ricos americanos aperfeic;oaram essa metodologia, porem foram os 

japoneses que incorporaram ao sistema produtivo e na 6rbita governamental. 

No Brasil, nos anos 50, iniciaram-se pianos mais consubstanciados. 0 

plano de metas do Presidente Juscelino Kubsticheck envolvia macroestruturas com 

vinculac;ao economica e decisoes de grande abrangencia, porem, com uma 

caracteristica de plano vertical formal; a partir dai, varios outros pianos na 6rbita 

governamental foram desenvolvidos, todavia, possuiam a mesma caracteristica de 

conter o componente da verticalidade, do economicismo, de grande unidade, mas 

e importante ressaltar que continham a ideia de missao. 

Foi a partir dos anos 80, com a crise do petr61eo e o termino dos anos 

dourados da economia mundial, que se revelou a escassez dos meios e urgiu a 

necessidade de introduzir o planejamento estrategico na atividade governamental, 

como tambem a internacionalizac;ao dos capitais forc;ou os governos a adotarem 

planejamento para amenizar as crises, desenvolvendo as ideias de atingir metas e 

objetivos a mais Iongo prazo. 

Porem, no Brasil, a metodologia s6 foi incorporada nos anos 90, e ai sim 

se comec;ou a ter uma visao cientifica mais aprofundada do planejamento 

estrategico. 

Tavares (2000) infere: 

A compreensao do conceito de estrategia requer o dominio dos diversos 
aspectos refacionados a seu significado. 0 termo estrategia deriva da 
expressao grega strategos, que significa literafmente 'a arte do general'. 
Ate a epoca napoleonica, referia-se a arte e cif!mcia de dirigir forr;as 
militares durante um conflito. A partir dessa epoca, seu significado 
ampliou-se, incorporando um contexto mais amplo, com a considera~ao 
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de medidas economicas e politicas destinadas a aumentar as 
chances de vit6ria na guerra pelos dicionaristas. [ .. ] Sua 
incorporar;ao a terminologia dos neg6cios deu-se a partir da decada de 
60 (p. 326 e 327) (grifo no original). 

Verifica-se que as obras dos estrategistas militares despertaram, nos 

profissionais e autores de obras de administragao, urn fascinio singular, fazendo 

com que desenvolvessem seus trabalhos, tragando uma analogia entre a guerra 

convencional e a competitividade entre as organizag5es no mercado economico. 

Tavares (2000) acrescenta que: 

A estrategia no campo de neg6cios tern sido definida de muitas formas. E 
segundo Andrews, a orientar;ao dos principais objetivos, prop6sitos ou 
metas e as polfticas ou pianos essenciais para conseguir as ditas metas 
estabelecidas de tal maneira que definam em que c/asse de neg6cios a 
empresa esta ou quer estar e que classe de empresa e ou quer ser (p. 
326). 

Como se verifica, a conceituagao adotada por Andrews e ampla e engloba 

objetivos, metas, politicas e pianos. Dessa forma, a estrategia ganha maior 

relevancia e precede aos objetivos, determinando-os. Gera as principais politicas e 

define o setor de neg6cios em que a organizagao quer estar e operar. 

lnfere, ainda, Tavares (2000) que: 

Estrategia tern sido definida tambem de forma mais restrita como a busca 
deliberada de urn plano de ar;ao para desenvolver e ajustar a vantagem 
competitiva de uma empresa. As estrategias no contexto organizacional 
dependem, em ambas as definir;oes, da determinar;ao do ambiente ou 
situar;ao e da visualizar;ao de caminhos a/temativos a serem percorridos 
para que os objetivos possam ser alcanr;ados. Representa urn conjunto 
de escolhas que define a interface entre a organizar;ao e seu ambiente 
(p. 327). 

Tambem, verificou-se uma nova concepgao de estrategia, que e adotada 

em tempo real e cuja organizagao, durante a execugao do seu plano estrategico, 

nao teve tempo de prever uma condigao que foi estabelecida no seu ambiente, 

demandando novas e imediatas ag5es para a corregao de rumos a que Benetti 

(1999) chama de Estrategias Emergentes, por surgirem em urn determinado 

momento no andamento dos trabalhos da empresa. 

2.6.6 PLANEJAMENTO ESTRA TEGICO 

Oliveira (apud David Feffer, 1999) refere que: 

Concebido como ferramenta derivada da estrategia militar desenvolvida 
na Segunda Guerra Mundial, o planejamento estrategico no contexto 
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empresaria/ pressupoe um intenso conhecimento do organismo da 
empresa e das influ€mcias por ele recebidas das mudanr;as do ambiente 
nos aspectos politicos, economicos, sociais e tecnol6gicos, visando 
mante-la sempre em condiqoes de competiqao com a concorrencia 
(p.17). 

Afirma Fetter que a definigao acima, extraida do Handbook of business 

administration, H. G. Maynard, demonstra com muita clareza, o que significou a 

introdugao desse conceito na moderna administragao empresarial. 

0 presente conceito, de forma brilhante e clara, coloca a importancia do 

planejamento estrategico para o gerenciamento de uma empresa que, nos dias 

atuais, deseja ter sucesso na sua missao. 

Com Oliveira (1999), ocorre o entendimento de que o planejamento 

estrategico e uma ferramenta que pode e deve ser utilizada com o prop6sito de 

gerenciamento das organizagoes para que elas tenham as condigoes de cumprir a 

sua missao e estabelecer-se no mercado ambiente, de forma a perenizar a sua 

marca pela competencia firmada em principios e objetivos. 

Oliveira (1999) afirma: "0 planejamento estrategico corresponde ao 

estabelecimento de urn conjunto de providencias a serem tomadas pelo executivo 

para a situagao em que o futuro tende a ser diferente do passado" (p. 33). 

Sampaio (1997) Conceitua planejamento estrategico como: 

0 processo atraves do qual a empresa se mobiliza para atingir o sucesso 
e construir seu futuro, por meio de um comportamento pr6-ativo, 
antecipando-se e prevendo eventuais surpresas do mercado, 
considerando seu ambiente atual e futuro (p. 5). 

Para Tavares (1991), planejamento estrategico: 

E o processo de formulaqao de estrategias para aproveitar as 
oportunidades e neutralizar as ameaqas ambientais utilizando os pontos 
fortes e eliminando os pontos fracos da organizaqao para a consecuqao 
de sua missao (p. 68). 

Nos conceitos de Sampaio, Oliveira e Tavares, respectivamente, constata

se a necessidade de envolvimento das organizagoes com a construgao da sua 

imagem no ambiente no qual esta inserida por meio de urn comportamento pr6-

ativo, compromissado e interativo de forma a se mobilizar tecnica e 

metodologicamente, por urn planejamento estrategico que podera coloca-la em 

condigoes de se antecipar as adversidades momentaneas e futuras. 

Ainda, Tavares (1991) aponta as diferengas entre o planejamento 

estrategico e o planejamento a Iongo prazo, dizendo que: 
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0 planejamento estrategico procura definir a que tipos de 
necessidades atender; o planejamento a Iongo prazo define o que 
sera ou o que a organizar;ao produzira em um periodo de tempo 
pre-definido. Enquanto o planejamento estrategico procura saber, 
por exemplo, como as necessidades de utilizar;ao da energia 
poderao ser satisfeitas no futuro, o planejamento a Iongo prazo 
projeta, a partir de dados do passado e presente, a estimativa de 
consumo ou produr;ao de energia no futuro (p. 70). 

E importante ressaltar, tambem, a relagao entre Plano e planejamento que 

Tavares assim aborda: " ... corresponde a relagao documento tecnico versus o 

processo, que envolve a analise externa, a analise de subsistemas diretivos, 

tecnicos e sociais, alem das agoes decorrentes". 

2.6.7 PLANO ESTRATEGICO 

Hartmann (1998) afirma: 

E o resultado final do conjunto de atividades ou produto final do 
Gerenciamento pelo planejamento estrategico, cujo ponto de partida e a 
identificaqao das aspiraqoes e de chegada dos orqamentos, o ponto de 
equilibria e a determinaqao da taxa de retorno dos investimentos (p. 149). 

Portanto, o plano estrategico e a concretizagao do processo de 

planejamento de uma organizagao, constituindo-se no produto final ap6s todas as 

fases de processamento concluidas. Tavares (1991) e contundente ao afirmar que 

"o plano estrategico e o instrumental tecnico que expressa as decisoes, agoes e 

operagoes definidas no processo de planejamento". Do que podemos afirmar que o 

plano estrategico e a sintese decorrente da reuniao de dados, a sua analise 

tecnica, e o compilamento destes conhecimentos propiciam o direcionamento das 

agoes de uma organizagao. 

Assim, como a politica governamental deve obedecer aos limites 

orgamentarios sustentando-se, principalmente, na eficacia e na eficiencia, ou seja, 

desenvolver servigos e agoes de qualidade, com custos compativeis e em 

obediencia aos criterios de prioridade, a estrategia para a Polfcia Militar do Parana 

e incorporar, mediante o Principia da Eficiencia, prescrito na Constituigao Federal, 

ao plano de governo, o Plano Plurianual (PPA), que consiste em urn instrumento 

coordenador de todas as agoes governamentais, em uma iniciativa do Poder 

Executivo, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da administragao publica do 
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Estado do Parana, para as despesas de capital e para as despesas relativas aos 

programas de duragao continuada, traduzindo a orientagao politica do Governo, ou 

seja, e o rumo, o zenite que as ag5es de governo seguem, sem qualquer 

ingerencia, pois o secretariado ja esta orientado para o mesmo norte. 

Oliveira (1999) reforga ao afirmar que: 

A missao da empresa e o ponto inicial para as macro estrategias e macro 
polfticas a serem estabe/ecidas, bem como fornece a diregao em que a 
empresa vai implementar-se e determina os limites dentro dos quais sera 
escolhida a postura estrategia relevante (p.120). 

0 mesmo autor completa sua afirmativa dizendo que: 

A definigao da missao deve satisfazer a criterios racionais e sensatos que 
devem ser: suficientemente empreendedores para terem impacto sabre o 
comportamento da empresa; mais focalizados no sentido da satisfagao 
das necessidades do cliente, do que nas caracteristicas do produto 
fabricado; capazes de refletir as habilidades essenciais da empresa; 
entendiveis; realistas; flexiveis; e motivadoras (p.121 ). 
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Os metodos tem pouca importancia; desde que produzam resultados 
suscetiveis de discussao racional, qualquer metoda e legitimo. 0 que 
importa nao e o metoda ou as tecnicas, mas a sensibilidade para perceber 
problemas e uma paixao ardorosa pela sua solur;ao, como diziam os 
gregos: o dam de maravilhar-se como mundo (Popper, 1993, p.51). 

A pesquisa cientifica fundamentou-se nos conhecimentos teoricos ja 

desenvolvidos a respeito do tema na literatura especializada, ancorou-se em dados 

de outras Policias Militares (Sao Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sui) como 

referendal que permitiu alcanc;ar objetivos do estudo. Este referendal serviu de 

guia e norteou a pesquisa a partir da formulac;ao do problema, passando pelos 

procedimentos utilizados na investigac;ao, ate a explanac;ao dos resultados e 

conclus6es obtidas. 

Nesta perspectiva, o problema de pesquisa proposto neste estudo, 

permitiu verificar a possibilidade da redistribuic;ao do efetivo da PMPR, a fim de que 

houvesse uma classificac;ao com criterios tecnicos e racionais e que oferecesse 

com esta reorganizac;ao uma melhor resposta a seguranc;a publica paranaense. 

Buscou-se primeiramente realizar urn comparative do momenta atual em 

que vive a Policia Militar do Parana com fates semelhantes, vividos pelas Policias 

Militares de Rio Grande do Sui, Sao Paulo e Minas Gerais. 

Assim, diversas variantes vetoriais propostas em outros estados, foram 

descartadas por nao compactuarem com a realidade paranaense, mas fates 

concretes foram reestruturados a realidade, para que fosse passive! criar as 

chamadas "variantes vetoriais", ou seja, medidas logicas e fundadas em valores 

reais; bern como se procurou desenvolver formulas unicas, com constantes 

numericas pre-definidas, considerando o efetivo atual como forma, primeiramente 

de ajuste de medidas e posteriormente, o proprio estudo prop6e que a partir do 

momenta em que for implantado, ele por si s6 se auto-atualizara e incrementara 

com o recompletamento automatico do efetivo, por ser urn plano dinamico e 

progressista, baseado no desenvolvimento. 

Buscou-se desenvolver variantes vetoriais, dentro da realidade do efetivo 

atual, uma vez que caso fossem desenvolvidos variantes deveras determinantes, 

no final, alteraria em muito o efetivo total da atividade-fim da PMPR. 
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Entao, as formulas apresentadas estao em respeito a situagao atual. 

Contudo, se este plano for efetivamente aplicado, em aproximadamente dez anos a 

Policia Militar do Parana ja comegara a sentir os reflexes da incrementagao de seu 

efetivo, e dai para frente a cada quinquenio havera urn aumento considerado do 

efetivo, resolvendo, definitivamente o paradoxa atual da PMPR, que nao consegue 

cumprir com sua missao par inexistencia de padrao. 

Estes estudos ja deram certo nos estados de Sao Paulo, Minas Gerais e 

Rio Grande do Sui, contudo, as variaveis vetoriais foram outras, baseadas em 

realidades de cada estado. As variaveis vetoriais ora propostas estao fundadas em 

valores basicos de uma populagao e portanto oferecem uma atualizagao a medida 

que a populagao cresce e progride, tanto em desenvolvimento, quanta em 

economia, quanta em numeros propriamente ditos. 

0 presente estudo e de carater descritivo 

Alem disso 

na medida em que assume as fungoes de "descrever, tipologizar, 

comparar e associar" (OLABUENAGA, ARISTEGUI, MELGOSA, 1998), 

permite ao pesquisador a obtengao de uma melhor compreensao do 
comportamento de diversos fatores e elementos que influenciam 
determinado fen6meno ... (OLIVEIRA, 1998). 

dos diferentes conteudos (OLABUENAGA, 1999). 

A metodologia empregada baseia-se no metoda hipotetico dedutivo, nivel 

descritivo, com enfoque quantitativa, com pesquisas documentais e bibliograficas, 

bern como observagao da evolugao da lnstituigao, em razao do autor servir, desde 

o ana de 1987, junto a PMPR, com conhecimentos em assuntos de 3a Segao, 

dadas as fungoes que ocupou nas Unidades Operacionais par onde passou que e 

urn 6rgao de assessoria do Comando local, responsavel, dentre outras atribuig6es, 

pelo planejamento estrategico organizacional em nivel de Batalhao Policial-militar. 

0 trabalho de pesquisa encontra-se na area de concentragao que versa sabre 

Ciencias Sociais e Estrategias lnstitucionais, na Subarea de Politicas e Praticas 

lnstitucionais, sendo a linha de pesquisa referente as Politicas lnstitucionais. 

A partir da particularizagao de cada municipio paranaense, levando-se em 

consideragao a quantidade de habitantes, bern como a concentragao destes 

habitantes o que de relance ja nos mostra se o municipio e grande ou pequeno, 

bern como se possui grande centro ou se e urn municipio com populagao dispersa. 
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Com a mensuragao do tamanho do municipio, de forma matematica, 

buscou-se classificar as riquezas locais, considerando-se que primeiramente o 

cidadao busca urn emprego digno. Com o advento da tecnologia ao alcance de 

todos, surge a busca do menor esforgo com o mesmo resultado. Assim, urn 

trabalhador, inicia sua carreira profissional, comprando urn meio de transporte 

modesto, e a medida que vai arrecadando riquezas passa a buscar mais conforto. 

Desta maneira, o acumulo de riquezas se traduz pela frota de velculos que urn 

municipio dispoe. Seguindo-se este raciocinio, o autor, procurou relacionar, de 

forma direta a frota veicular de urn municipio como padrao para se estabelecer as 

riquezas locais. 

Concomitantemente a frota de veiculos o IDH-M (indice de 

desenvolvimento humano por municipio) tambem reflete a riqueza do ente politico 

o que se traduz em padroes economicos da cidade que se esta analisando. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 EFETIVO NECESSARIO- PRETENSO CALCULO PARA FIXACAO 

Com a fixagao do efetivo policial nas Unidades Federativas brasileiras, 

observamos grande dissonancia no que se refere a relagao quantidade de policiais 

por habitante, o que demonstra a ausencia de criteria ou formula plenamente 

aceitavel para definigao do quantitativa ideal para a forga policial, causando-nos a 

impressao de que 0 efetivo e determinado preponderantemente pelo criteria 

politico, inobservando-se inclusive as caracteristicas e peculiaridades locais. 

Obviamente que o custo de manutengao do efetivo a ser fixado e os 

recursos que cada fonte pagadora dispoe, apresentam-se como parametros 

principais, premissa que se pauta no orgamento destinado a seguranga publica e 

que consequentemente possibilita a nomeagao e manutengao do contingente de 

recursos humanos, entretanto o programa para remediar uma sociedade com alto 

indice de criminalidade tern o custo mais elevado; citamos o exemplo do estado da 

California nos Estados Unidos da America, que para reduzir em 1% o numero de 

crimes graves, gastam-se 258 milhoes de dolares e previnem-se cerca de 60 

crimes graves. 

Nas diversas unidades da federagao, os criterios sao os mais variados, 

mas em sua maioria, apontam aleatoriamente o quantitativa policial-militar 

necessaria ao servigo de policiamento ostensivo nos municipios componentes de 

sua estrutura. 

Simbolicamente a cnagao aponta para uma elevagao do status da 
questao da seguranga dentro do municipio e indica que mais recursos 
serao alocados para a area ou pelo menos que os recursos atuais 
deverao levar em conta as questoes relativas a seguranga no momento 
de decidir onde e como serao investidos. [ ... ] urn 6rgao central pode 
realmente afetar a situagao da seguranga publica da cidade se ele 
conseguir imprimir a 16gica da seguranga na atuagao dos demais 6rgaos 
e secretarias (KAHN; ZANETIC, 2006, p.61-62). 

Contudo, e evidente que para serem estabelecidos parametros para a 

fixagao do efetivo policial em uma determinada circunscrigao geografica, ha que se 

considerar nao tao-somente o fator demografico na localidade apreciada, mas 
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tambem os fatores fisiograticos da regiao, atribuindo-se valores agregados as 

peculiaridades locais. Exemplo disso sao as diferenc;as de necessidade de 

poficiamento de uma cidade com grande extensao territorial, contudo, pouco 

povoada, para aquela com elevada densidade demografica, posto que mesmo 

fosse menor a sua extensao, maiores sao os problemas e conflitos sociais, que 

exigem uma maior presenc;a ostensiva do aparato policial. Nesta mesma seara, ha 

que se atribuir uma avaliac;ao especial para regi6es que apresentem determinadas 

peculiaridades, como localidades de fronteira com outros paises, cidades com 

baixo indice de desenvolvimento humano (IDH), localidades onde existam 

constantes conflitos fundiarios, presidios, grande incidencia de manifestac;oes de 

rua, portos, estancias turisticas, conglomerados de favelas, grandes p61os 

industriais ou comerciais, e assim por diante. 

A referenda inicial para a fixac;ao do quantitativa de homens desdobrados 

no terreno, converge para o fator populacional. As Policias Militares do Rio Grande 

do Sui e de Minas Gerais estabeleceram preliminarmente, com base em anos de 

observac;ao, o criterio de que em municipios com populac;ao abaixo de 20.000 

habitantes a relac;ao de policiais por populac;ao e de 1:1.000 (1 ,00 policial para 

cada mil habitantes); nos municipios com populac;ao entre 20.001 e 40.000 

habitantes a relac;ao de policiais por populac;ao e de 1:800 (1 ,25 policiais por mil 

habitantes} enos municipios com populac;ao acima de 40.000 habitantes a relac;ao 

de policiais por populac;ao e de 1 :400 (2,5 policiais por mil habitantes ). Os 

destacados autores de estudos sobre criterios para definic;ao de efetivo ideal para a 

seguranc;a publica, acrescentam ao preliminar fator populacional, os denominados 

fatores criminol6gicos. 

A Policia Militar do Estado de Sao Paulo, por sua vez, partindo tambem do 

componente populacional, atribui percentuais cumulativos do efetivo, distribuindo 

seu efetivo territorial mediante quatro fatores, conforme o art. 2° das lnstruc;6es 

para a distribuic;ao e o completamento do efetivo policial-militar territorial, 1-28-PM, 

publicado no Boletim Geral PM 075/03 datado de 07 de abril de 2003. 

Artigo 2° - A distribuiyao do efetivo policial-militar deve ser feita 
obedecendo a criterios que atendam a geografia do Estado de Sao Paulo, 
considerando os seguintes fatores: 

I - divisao administrativa por municipio; 
II - distribuiyao demografica; 
III - indice de criminalidade; 
IV - situayoes peculiares do municipio. 
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Ap6s os estudos feitos pelas Policias Militares de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sui e Sao Paulo, observamos para nosso caso peculiar, que a 

distribuic;ao do efetivo nos 399 municlpios paranaenses, acolhe perfeitamente o 

requisito populacional, como base imediata, dividindo os municlpios em sete faixas 

populacionais, escalonando-as em ordem crescente do municipio menos 

populosos ao mais populoso, numerando-as respectivamente da faixa 1 a 7. 

Procederemos desta forma, acreditando minimizar o desequilibrio resultante da 

comparac;ao do efetivo policial com a populac;ao, principalmente nos municlpios 

menos povoados, mantendo semelhantes efetivos de area em municlpios com 

mesma proporc;ao populacional. 

A fixac;ao dos niveis populacionais visa oferecer o mesmo tratamento aos 

municlpios de porte semelhante, considerando que, por via de regra, os municlpios 

apresentam proporcionalmente tambem problemas semelhantes de seguranc;a 

publica. 

A limitac;ao em sete faixas populacionais evita o excesso de estratificac;ao 

e, consequentemente, o aumento na complexidade dos calculos, do mapeamento e 

da aplicac;ao dos criterios de distribuic;ao do efetivo de area. 

Interessante ressaltar que o nivel minimo define o policiamento basico, 

nos municlpios menores, considerando que as caracteristicas operacionais e os 

afastamentos legais, afetam diferentemente os pequenos escal6es de tropa. 

Nas faixas populacionais apresentadas, esta compreendido o total de 

habitantes residentes em cada municipio, indistintamente de area urbana ou rural, 

uma vez que, em media, a populac;ao urbana situa-se entre 70% e 80%, segundo 

senso IBGE de 2002. 

No estudo apresentado, sugerimos a composrc;ao do efetivo a ser 

distribuido e calculado de forma geral, excluindo-se os 6rgaos de direc;ao, os de 

apoio, o Comando do Corpo de Bombeiros, a Casa Militar, as assessorias e a 

administrac;ao dos 6rgaos de execuc;ao, incluindo-se as frac;oes destacadas de 

policiamentos especializados subordinadas ao comando local, sendo denominado 

efetivo de policiamento de area ou simplesmente efetivo de area, constituindo-se 

na base de policiamento desdobrado no terreno circunscrito a area de 

responsabilidade da Unidade PM. 
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4.2 VARIANTES VETORIAIS 

Variante propriamente dita e a alternativa que substitui ou modifica um 

plano ou parte de um plano original, segundo Aurelio Buarque de Holanda Ferreira 

em seu Dicionario Aurelio Eletr6nico - Seculo XXI, que tambem define vetorial 

como relativo a vetor, sendo este o conjunto de "n" quantidades que dependem de 

um sistema de coordenadas "n"-dimensionais e que se transforma segundo leis 

bern determinadas quando se muda o sistema. . 

As variantes vetoriais constituem criterios apontados par estudiosos de 

doutrina de emprego policial-militar, como pontuais e balizadoras da necessidade 

de aplicagao de policiais-militares em determinados locais e em determinado 

quantitativa. 

A fixagao das variantes vetoriais estao diretamente relacionadas com o 

efetivo atual da PMPR, ou seja, foram estabelecidos padroes, contudo, 

respeitando-se o efetivo atual. Assim surgiram os valores, as faixas, as divisoes, as 

formulas, tudo voltado para que o presente estudo esteja mais proximo possivel da 

realidade ora apresentada pela PMPR. 

Somente poderemos identificar discrepancias na distribuigao do efetivo se 

possuirmos padroes fixados. Estes padroes ora apresentados sao adaptagoes para 

que os municipios, nao sofram uma variagao de efetivo policial muito extrema. 

Mudangas ocorrem, a partir do momenta que se padroniza, o que nao tern 

criteria, tende a se adaptar, contudo buscou-se uma adaptagao dentro do real. 

Para a distribuigao territorial do efetivo de area, utilizaremos as seguintes 

variantes vetoriais, que sao cumulativas, a saber: 

a) populagao par municipio; 

b) densidade demografica; 

c) indice de desenvolvimento humano local; 

d) frota local de veiculos; 

e) peculiaridade local. 
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0 efetivo de area distribuido com base nas variantes vetoriais 

populacionais, veiculares, em relagao ao IDH-M e em relagao a densidade 

demografica, destina-se aos servigos de prevengao e repressao imediata dos 

delitos em geral e das infragoes administrativas, realizados por meio dos varios 

processos de policiamento, considerando o escalonamento em ordem crescente, 

conforme as sete faixas populacionais elencadas. 

4.2.1 VARIANTE VETORIAL PARA POPULA<;AO 

A distribuigao do efetivo territorial pelo criteria da populagao residente e 

feita a partir dos parametros da faixa minima, de forma que quanta maior for a faixa 

populacional menor deve ser a proporgao de habitantes por policial-militar. 0 

presente estudo baseia-se no efetivo atual da PMPR no mesmo tempo que 

considera a distribuigao da populagao, assim respeitando-se o efetivo atualmente 

empregado na atividade tim temos uma divisao dos municipios paranaenses em 

sete faixas. 

A faixa minima abrange os municipios com ate 7.000 (sete mil) habitantes 

e tem, para distribuigao de efetivo por populagao residente, os seguintes 

para metros: 

a) ate 7.000 (sete mil) habitantes = 3 (tn3s) PM; e. 

b) de 7.001 (sete mile um) a 30.000 (trinta mil) habitantes = 1 (um) PM a 

cada 2.000 (dois mil) habitantes. 

Para os municipios componentes das demais faixas populacionais, adota

se a seguinte proporgao de PM por habitantes: 

a) de 30.001 (trinta mil e um) habitantes a 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes = 1:1.800 (1 policial por mile oitocentos habitantes); 

b) de 50.001 (cinquenta mil e um) habitantes a 100.000 (cem mil) 

habitantes = 1:1.500 (1 policial por mile quinhentos habitantes); 

c) de 100.001 (cem mil e um) habitantes a 180.000 (cento e oitenta mil) 

habitantes = 1:1200 ( 1 policial por mil e duzentos habitantes ); 
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d) de 180.001 (cento e oitenta mil e um) habitantes a 350.000 (trezentos e 

cinquenta mil) habitantes = 1:000 (1 policial por mil habitantes); 

e) acima de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) habitantes = 1 :800 ( 1 

policial por oitocentos habitantes). 

Conhecido o efetivo de area e acrescido da respectiva administragao (10% 

do efetivo total operacional a ser gerenciado ), define-se o escalao da OPM do 

municipio ou da regiao, conforme o caso. 

0 reforgo de policiamento para as grandes migragoes sazonais, do tipo 

Operagao Verao, no litoral ou na Costa Oeste e de outros eventos, sera feito 

mediante operagoes extraordinarias com efetivo mobilizado principalmente das 

regioes povoadas pelos migrantes veranistas. 

0 efetivo de area e parte do efetivo operacional da Policia Militar, que e 

constituido pelo somat6rio dos efetivos de todos os 6rgaos da Corporagao, exceto 

os de diregao e de apoio. 

Na variante vetorial referente a populagao residente, considerar-se-a a 

populagao residente que efetivamente mora em cada municipio, apontada pelo 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) em seu ultimo censo. A 

distribuigao do efetivo de area pela variante vetorial da populagao residente e feita 

a partir dos parametres da faixa minima, de forma que quanta maior for a faixa 

populacional menor deve ser a proporgao de habitante/policial-militar. 

0 efetivo de area distribuido pela variante vetorial de peculiaridade local, 

tera seu indice variavel e em conformidade com cada um dos criterios atuantes ou 

apontados pela influencia em determinado municipio, podendo ser utilizado por um 

ou mais processos de policiamento ou ainda agrupado ao policiamento de choque 

ou similar, conforme for conveniente. 

0 somat6rio dos efetivos de area distribuidos, mediante aplicagao das 

cinco variantes vetoriais, representa o efetivo de area do municipio e sera 

consolidado no Quadro de Organizagao. 
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4.2.2 VARIANTE VETORIAL PARA VEiCULOS 

0 veiculo representa urn bern que as pessoas lutam para adquirir e 

consequentemente facilitar suas vidas. 

Uma populagao reflete sua condigao economica, por meio de bens e 

comodidades que apresenta. Os veiculos, assim como a quantidade de populagao 

e o IDH-M sao reflexos das riquezas de urn municipio, assim sua frota esta 

diretamente relacionada com o numero de policiais-militares, no momento que 

relacionamos condigao economica como atrativo para a marginalidade. 

A Frota de veiculos - constitui-se do somat6rio de veiculos automotores 

licenciados no municipio, tendo seu indice proporcional ao numero de PM/veiculos 

registrados, o que vern a se somar a variante vetorial anteriormente apresentada, 

baseando-se sempre, nos dados do DETRAN-PR. Para esta variante vetorial, 

estabeleceremos os seguintes criterios: 

1) ate 5.000 (cinco mil) veiculos registrados = 1 (urn) policial-militar por 

5000 {cinco mil veiculos); 

2) de 5.001 {cinco mil e urn) a 10.000 {dez mil) veiculos registrados = 

1(um) policial-militar por 3000 (tres mil veiculos); 

3) de 10.001 (dez mil e urn) a 20.000 (vinte mil) veiculos registrados = 

1(um) policial-militar por 2500 {dois mile quinhentos veiculos); 

4) de 20.001 (vinte mil e urn) a 70.000 {setenta mil) veiculos registrados = 

1 (urn) policial-militar por 1500 {mile quinhentos veiculos); 

5) de 70.001 {setenta mil e urn) a 500.000 (quinhentos mil) veiculos 

registrados = 1 (urn) policial-militar por 1200 (mile duzentos veiculos); 

6) acima de 500.000 {quinhentos mil) veiculos registrados = 1 {urn) policial

militar por 1000 (mil veiculos); 

A distribuigao apresentada esta relacionada com a quantidade de policiais 

que existe atualmente nos respectivos municipios. 
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4.2.3 VARIANTE VETORIAL POR IDH-M 

0 fndice de Desenvolvimento Humano (IDH) e um indicador do nivel de 

atendimento, em uma dada sociedade, das necessidades humanas basicas. 

Apesar da complexidade envolvida na identificac;ao dos aspectos de maior 

relevEmcia para o bem-estar de um individuo, o IDH incorpora tres deles, quais 

sejam: vida tonga e saudavel, acesso ao conhecimento e padrao de vida digno. Na 

composic;ao desse indice, cada um desses aspectos e representado por uma 

variavel especifica e mensuravel: expectativa de vida ao nascer, nivel de instruc;ao 

e nivel de renda. Ao levar em considerac;ao as duas primeiras, o IDH inova em 

relac;ao ao PIB per capita. 

A combinac;ao destes indices, ponderados igualmente, gera um indicador 

sintese que tern a seguinte tipologia: de 0 a 0,50 - Baixo Desenvolvimento 

Humano; +0,50 a 0,80 - Media Desenvolvimento Humano e +0,80 a 1 - Alto 

Desenvolvimento Humano. 

0 IDH-M foi construido com o objetivo de ser um indice apropriado para 

medir o desenvolvimento humano de municipios. Para tal, foram necessarias 

algumas adaptac;oes metodol6gicas e conceituais em relac;ao ao IDH. A 

composic;ao do IDH-M depende das informac;oes dos Censos Demograficos 

(IBGE), que sao realizados a cada dez anos. 

Municipios com baixo indice de desenvolvimento humano sao localidades 

dotadas de baixa avaliac;ao dos fatores como alfabetizac;ao, renda, educac;ao, 

esperanc;a media de vida e natalidade avaliados segundo os indices padronizados 

de bem-estar da populac;ao moradora, especialmente a populac;ao infantil. Para 

este fator consideraram-se os municipios paranaenses com indice de 

desenvolvimento humano municipal (IDH-M) abaixo do indice media estadual 

aqueles que apresentam indice inferior a 0, 787. 

Assim, para estabelecermos padroes diante do IDH-M, considerando a 

media dos municipios com IDH abaixo da media paranaense, chegamos ao indice 

de 0,703, ou seja marco inicial que expressa pequenos municipios. 
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1) para municipios com I OH-M < (me nor) ou = (igual) a 0, 703 teremos um 

calculo em que o numero de habitantes, multiplicado na medida direta de seu 

desenvolvimento, sera dividido por 1 0.000; 

2) para municipios com IDH-M de 0,704 a 0,786 teremos um calculo em 

que o numero de habitantes, multiplicado na medida direta de seu 

desenvolvimento, sera dividido por 3.000 (tres mil), para municipios ate 100.000 

(cern mil) habitantes, caso contra rio continuaremos a usar o divisor anterior; 

3) para municipios com IDH-M de 0,787 (media paranaense) acima 

teremos um calculo em que o numero de habitantes, multiplicado na medida direta 

de seu desenvolvimento, dividido por 1.000, para municipios de 100.001 (cern mile 

um) ate 1.000.000 (um milhao) habitantes, caso contrario continuaremos a usar o 

divisor anterior; 

4) para municipios com popula<;ao acima de 1.000.000 de habitantes, o 

calculo sera a multiplica<;ao do numero de habitantes pela medida direta de seu 

desenvolvimento, dividido por 500; 

Assim a formula: 

~~ IDHxPOP 
K 

Onde: lJ. = n.0 de policiais militares 

K = divisor considerando-se o volume populacional 

Reflete a necessidade de incrementar o efetivo, com base no 

desenvolvimento humano do municipio. Variante vetorial esta, que para a lapidar 

os resultados e confirmar os pad roes economicos locais. 

A distribui<;ao do efetivo levando-se em considera<;ao mais esta variante, 

confirma a concentra<;ao de riquezas, corroborada com a frota de veiculos. Assim 

se levassemos em considera<;ao somente a frota de veiculos, estariamos 

convergindo a visao para uma municipios apenas, desconsiderando-o do todo, 

desta forma, consideramos a frota de veiculos como reflexo local e o IDH-M no 

contexto paranaense. 
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4.2.4 VARIANTE VETORIAL POR DENSIDADE DEMOGRAFICA 

Densidade demografica e o valor que indica quantos habitantes ocupam 

determinada area. Assim, este referendal diferencia cidades com ampla area mas 

com pouca populagao, ou urn desenvolvimento estatico. Para municipios com alta 

concentragao populacional e com expressiva concentragao de rendas, verifica-se 

urn desenvolvimento, dinamico, com centros comerciais, estrutura fisica mais 

modernista, p61os industriais; destarte, poderemos encontrar municipios com 

mesma quantidade populacional, mas com diferente desenvolvimento. Nao 

teriamos como calcular a quantidade de policiais-militares em razao somente da 

concentragao populacional, dai a necessidade de se levar em consideragao o 

desenvolvimento humano na regiao, que reflete a economia de uma forma geral. 

A densidade demografica aparece como uma das variantes vetoriais no 

momento que distingue a concentragao do pequeno municipio da concentragao do 

grande municipio. Sozinha por si s6 nao define padrao para emprego do efetivo, 

contudo, no momento que considera o IDH do municipio e o numero de habitantes, 

reflete, em conjunto, uma realidade que demonstra a peculiaridade local, como 

medida para se fixar efetivo policial-militar. 

Assim, voltando a visao para a realidade atual, de como esta dividido o 

efetivo e buscando minimizar os choques pela mudanga, desenvolveu-se a formula 

a seguir como criterio para estabelecer mais urn padrao da realidade municipal. 

Destarte, considerando-se a densidade populacional em razao direta com 

o indice de desenvolvimento humano no municipio, e ainda quanto ao numero de 

habitantes, poderemos definir urn padrao para classificar a faixa a que pertence o 

municipio e como conseqOencia do resultado urn acrescimo ou nao no contingente 

policial-militar. Assim, para estabelecermos padr6es diante da densidade 

demografica, considerando o IDH dos municipios paranaenses, chegamos, a 
seguinte razoabilidade: 

1) para municipios com densidade demografica ate 80 hab/km2 (oitenta 

habitantes por quilometro quadrado ), teremos uma constante igual a 20. 



73 

2) para municipios com densidade demografica de 80,01 hab/km2 (oitenta 

inteiros e urn centesimo de habitantes por quilometro quadrado) ate 300 hab/km2 

(trezentos habitantes por quilometro quadrado ), teremos uma constante igual a 15. 

3) para municipios com densidade demografica de 300,01 hab/km2 

(trezentos inteiros e urn centesimo de habitantes por quilometro quadrado) ate 

1000 hab/km2 (mil habitantes por quilometro quadrado), teremos uma constante 

igual a 8. 

A formula: 

B ~ densidade x idhm 

K 

Onde: B = quantidade de policiais-militares 

K = divisor considerando-se o numero de habitantes. 

Esta constante se da em razao da distribuigao atual do efetivo, surge pelo 

calculo entre os quase 399 municipios. 

4.2.5- OUTRAS VARIANTES VETORIAIS 

Ainda, teremos peculiaridades locais que se dao exatamente em razao do 

desenvolvimento demografico, da quantidade de habitantes ou outros interesses 

sazonais, ou Jaborais, economicas ou populacional, surgindo motivos para que 

altere a concentragao demografica em razao destas particularidades, podendo ser 

consideradas para os locais as formulas apresentadas acima com o devido 

acompanhamento das variag6es que se quer administrar, desta maneira, podemos 

citar: 

a) Localidades onde existam constantes conflitos fundiarios - sao 

municipios principalmente na zona rural, onde ha concentragao de vasta porgao de 

terra ou ainda terras devolutas, que se constituem alvos de invas6es por 
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movimentos sociais ou ainda de terras selecionadas pelo INCRA e indicadas para 

a reforma agraria. 

b) Localidades onde existam presidios - sao municipios dotados de 

estabelecimentos prisionais com o objetivo de receber criminosos sentenciados 

pela justic;a, para o cumprimento de pena restritiva de liberdade, onde ha 

probabilidade de fugas e rebelioes. 

c) Localidades com grande incid€mcia de manifestac;oes de rua -

dotadamente o municipio de Curitiba, capital do Estado, ou ainda o municipio de 

Londrina, onde se localiza a populac;ao mais politizada. 

d) Localidades portuarias - sao OS aglomerados humanos localizados as 

margens dos oceanos, mares, rios ou lagos e que possuem portos ou atracadouros 

de embarcac;oes. Em face do movimento de pessoas, chegada e saida de 

embarcac;oes, muitas vezes com prolongada permanencia dos tripulantes e 

viajantes, aliados ao choque de culturas. Oportuno consignar que, para este fator, 

considerar-se-ao os municipios onde existem portos maritimos, lacustres e 

alfandegarios (portos secos ). 

e) Localidades munidas de estancias turisticas - sao normal mente areas 

de centros turisticos, onde as diversoes sao continuas e de grande extensao, 

principalmente noturnas. Nestes locais existe urn fluxo grande de pessoas das 

mais diversificadas culturas e interesses. Relacionam-se a este fator tambem, 

municipios sedes de jogos e diversoes, onde ocorrem grandes eventos 

desportivos, como por exemplo, jogos de futebol, futsal, basquete, corridas 

automobilisticas e outros, como shows, feiras e similares, os quais ensejam o 

emprego de grandes efetivos em operac;oes de policiamento especial. 

f) Localidades com grandes p61os industriais ou comerciais - sao cidades 

que possuem incentivos fiscais que atraem grupos empresariais ou industriais, ou 

com forte desenvolvimento comercial, em face da aptidao regional para 

determinado intercambio de compra e venda que desperta interesse de pessoas, 

em face da gerac;ao de empregos e oportunidades comerciais. 

g) Localidade denotada como polo universitario- sao normalmente cidades 

que despontam na regiao, que despertam o interesse principalmente de jovens, 

que sao atraidos pelos cursos de nivel superior oferecidos, que normalmente 

inexistem em suas localidades de origem, impulsionando e incentivando pessoas 
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que objetivam dar continuidade nos estudos ou a formac;ao em determinada area 

de conhecimento. 

h) Localidade de fronteira - determinam um permanente contato entre 

determinados municipios limitrofes com paises como o Paraguai ou(e) a Argentina, 

reunindo povos com culturas e habitos diferentes, alem de interesses diversos que 

acarretam um aumento da criminalidade. 

4.3 POR QUE NAO CONSIDERAR 0 iNDICE DE CRIMINALIDADE COMO 

DETERMINANTE DA DISTRIBUI(;AO DO EFETIVO 

Quanta maior o investimento em tecnologia e na especializac;:ao do 
Sistema de Justic;:a Criminal como um todo (compreendendo policiais, 
jufzes, juris, auxiliares, etc.), 

Ressalva Becker, 

maior a probabilidade de condenac;:ao, ou seja, aumentaria o custo para o 
ofensor que cometesse uma atividade ilfcita, pais a probabilidade de ser 
"pego" aumentaria. 

lnvestimentos na qualificac;ao e especializac;ao de policiais-militares e 

tambem na infra-estrutura do Sistema de Justic;a Criminal com uma enfase em 

tecnologia como, por exemplo, impressao digital, interceptac;ao de conversas 

telefonicas, descobrimento de mentiras, informatizac;ao e ate metodos de gerencia 

tornariam mais barato realizar a qualquer nivel dado da atividade de descobrir 

ofensas e condenar. Consequentemente aumentaria o prec;o para quem migrasse 

para uma atividade ilicita. 

Todavia, nesse contexte, uma pergunta merece destaque: como precisar 

sobre a quantidade de crimes cometidos? A falta de pesquisas regulares de 

vitimizac;ao e pela insuficiente informatizac;ao do Sistema de Justic;a Criminal como 

um todo torna esta pergunta praticamente impossivel de ser respondida. 

Dentre as razoes que concorrem para a dificuldade de se determinar a real 

dimensao da criminalidade menciona-se: "citra negra", ou a "taxa negra", isto e, a 

diferenc;a entre o numero de crimes cometidos e aqueles que chegam ao 

conhecimento da policia; "taxa de atrito", ou a proporc;ao das perdas que ocorrem 

em cada instancia do Sistema de Justic;a Criminal, que se expressa a partir da 
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diferenga do numero de crimes cometidos, conhecidos por meio de pesquisas de 

vitimizagao, e o numero de crimes cujos infratores sao condenados a uma pena; e 

por fim, a "taxa de esclarecimento" de crimes que expressa a eficacia da policia e 

os niveis de impunidade correspondem a quantidade de crimes em relagao aos 

quais a policia e capaz de indicar ao judiciario um provavel culpado, por meio de 

um inquerito policial. Seguindo a tabela de custos do crime da President's 

Commission de 1965, os gastos publicos nos EUA em policiamento e tribunais 

somaram mais de 3 bilhoes de d61ares. As estimativas dos sete principais crimes 

da epoca (homicidio, estupro, assalto, latrocinio, roubo de carros, assalto violento e 

roubo) foram de US$ 500 por crime (informado) e US$ 2000 para cad a prisao. 

A teoria neoclassica de migragao criminal emprega a estrutura te6rica do 

capital humano para analisar o fenomeno da mobilidade criminal e da rotatividade 

do trabalhador entre as atividades legais e ilegais. Logo, percebe-se que aqueles 

que tern maior probabilidade de migrar sao os individuos cujos beneficios da 

migragao sao tambem maiores em contrapartida dos custos de migragao. 

Assim, considerar como criterio para a fixagao de efetivo policial-militar o 

indice de criminalidade e um engano, pois o crime esta onde ha riqueza; desta 

forma, o ser humano vendo facilidades e a pouca renda, migra para a ilicitude, 

abandonando, muitas vezes, seu emprego, na esperanga de ganhos. 

A taxa de criminalidade nao e uma medida que deve embasar a 

distribuigao do efetivo, mas sim, uma forma de avaliar a prestimosidade do 6rgao 

de seguranga, ou melhor, a eficiencia da distribuigao do efetivo, baseado nas 

variantes vetoriais, da Policia Militar do Parana. 

Observando o quadro abaixo, que demonstra os crimes violentos, 

realizado pela Policia Militar mineira, naquele estado, vemos que nao ha 

uniformizagao, assim como podemos estabelecer como padrao, medida que nao e 

constante no tempo, uma vez que o policiamento e preventivo, nao havendo como 

se prever com padrao variavel. 
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Quadro 3- Demonstrative dos crimes violentos em Minas Gerais entre 1986 a 1997 

Fonte: Revista de biologia e ciencias da terra, 2008. 
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Como forma de medir a criminalidade, comparamos grandes centros, com 

giro de riquezas e pequenas cidades do interior sem circulagao consideravel de 

valores. Contudo, nao e porque sao pequenas cidades, que nao ocorrem crimes, 

mas, o crime em si nao deve ser fator de consideragao para o calculo de efetivo, 

pois se considerarmos uma pequena cidade do interior, onde quase nunca ocorrem 

crimes, o seu lndice de criminalidade seria baixo; assim deixarlamos de samar esta 

taxa no incremento de policiamento. Considerando a redistribuigao como um todo, 

a divisao seria desigual; contudo, observando a frota de velculos e o lndice de 

desenvolvimento humano, par municipio, poderlamos antecipar a ocorrencia de 

crimes com a alocagao de efetivo proporcional, o que geraria uma nova 

redistribuigao. Como a ocorrencia de crimes sofre uma variagao dinamica, nao e 
um atributo mediador, diferente de considerarmos o fator populacional, a frota de 

velculos que representam de certa forma a riqueza local, o lndice de 

desenvolvimento humano relativo a cada municipio e, como margem de tolerancia, 

uma taxa que se justificasse quando ocorressem fatores supervenientes, como 
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presidios, movimentos, etc. 0 indice de criminalidade e um fator que serve para 

medir o quanta o policiamento local esta sendo eficiente e as variantes vetoriais 

sao fatores que determinam qual a necessidade de efetivo do municipio em 

questao. 

4.4 EFETIVO PREVISTO 

Efetivo previsto e aquele fixado por Lei, cujo teor estabelece o numero 

total de policiais-militares e a composigao de cada quadro de pessoal, sendo este 

quantitativa distribuido pelos varios 6rgaos de diregao, de apoio e de execugao, 

mediante os Quadros de Organizagao, cuja aprovagao da-se por Decreta 

Governamental. 

Essa sistematica esta disciplinada na Lei de Organizagao Basica da PMPR 

(Lei n° 6.774, de 8 de janeiro de 1976), que assim estabelece: 

Art. 55. 0 efetivo da Policia Militar sera fixado na Lei de Fixagao dos 
efetivos da Policia Militar do Estado do Parana que, sera proposta pelo 
Governador do Estado a Assembleia Legislativa, com observancia da 
legislagao especifica. 
Art. 56. Respeitado o efetivo fixado em Lei, cabe ao Chefe do Poder 
Executivo do Estado aprovar, mediante decreta, os Quadros de 
Organizagao (QO), elaborados pelo Comandante-Geral da Corporagao e 
com observancia da legislagao especifica(PARANA, 1976). 

Atualmente, o efetivo previsto da Policia Militar e de 21.880 integrantes, 

fixados pela Lei Estadual n°. 15.949, de 24 de setembro de 2008. 

Desta forma o efetivo atual esta distante do previsto o que acaba por 

causar um desconforto, quando na busca de padroes onde a lei estabelece um 

patamar que nao foi atingido por fatores adversos. 

Assim, para evitar a agao destes fatores adversos, surge a necessidade de 

adotarem-se padr6es ou variantes vetoriais, a fim de minimizar, ainda mais, a 

demanda de policiais-militares, frente a enorme evasao de efetivo, que se da 

quando o policial-militar atinge vinte e cinco anos de profissao. 



79 

5 CONSIDERACOES FINAlS 

Notadamente, a Policia Militar e uma instituigao importantissima da 

sociedade. No caso do Estado do Parana, a Policia Militar do Parana (PMPR) e um 

dos "atores principais" da hist6ria do proprio Estado. 

As atividades de controle da sociedade sao tao importantes que a sua 

aus€mcia ou mesmo a sua nao atividade provoca uma sensagao de medo, agonia e 

inseguranga na populagao. 

Em Minas Gerais, no ano de 2004, as policias civil e militar protagonizaram 

um movimento grevista. Para suprir a necessidade momentanea, criada pela 

ausencia das forgas publicas constitucionalmente responsaveis para tal mister, 

soldados do Exercito Brasileiro foram deslocados a Belo Horizonte, com a tentativa 

de propiciar a sensagao de seguranga aos moradores da capital mineira. 

As mudangas ocorrem de forma rapida e constante, tornando o acesso a 

informagao imprescindivel a transformagao das dificuldades, que surgem no dia-a

dia, em oportunidades de oferecer a sociedade paranaense, no mais curto espago 

de tempo, uma forma mais eficiente e eficaz de prestagao de servigos. 

Ha diferentes maneiras de mudar os processes de trabalho, nao sendo 

necessaria esperar oportunidades para promover mudangas, mas sim agir de 

forma proativa, criar condigoes para sua obtengao, valendo-se, para tal, dos 

mementos em que nao se consegue corresponder, da forma esperada, as 

expectativas da sociedade, pois sao esses mementos que geram predisposigao ao 

desencadeamento de inovagoes. 

Dai a importancia de se ter politicas e estrategias para implementagao 

gradativa e continua de mudangas, fazendo com que os recursos disponiveis 

sejam empregados em conformidade com os objetivos e oportunidades captados 

no ambiente, orientando agoes a medio e Iongo prazo, de maneira que se possa 

antever suas amplitudes, inovagoes, relagoes e posturas com o ambiente social. 

0 preparo da estrategia deve permitir analise da lnstituigao PM e do 

ambiente em que esta inserida para ajuste dos pontos fortes e corregao dos pontos 

fracos, visando ao fortalecimento e melhor emprego de suas agoes no controle da 

criminalidade, mantendo-a em niveis aceitaveis. Para tal, faz-se necessaria o 
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acompanhamento da distribui9ao presente, bern como das proje96es que podem 

influenciar o rumo e a intensidade das mudan9as, como questoes economicas, 

culturais, legais, sociais, poHticas e tecnol6gicas, sendo que estas possibilitam a 

utiliza9ao de recursos, de forma mais inteligente, na resolu9ao dos problemas 

diarios. Problemas e oportunidades surgem constantemente, cabendo a lnstitui9ao 

identifica-los e proceder as mudan9as necessarias na estrutura organizacional, na 

forma9ao e no processo de atualiza9ao profissional dos seus integrantes, bem 

como na tecnologia empregada para execu9ao dos servi9os prestados a 

sociedade. 

A lnstitui9ao Policiai-Militar paranaense deve captar e transformar 

oportunidades em vantagem competitiva, utilizando-as como se fossem esgotar no 

dia seguinte, ciente de que a (mica constante e a mudan9a, que ocorre em ritmo 

acelerado, mediante surgimento de novas tecnologias e sucessao de lideran9as 

que, se nao forem esperadas, podem gerar dispersao e afetar todo o 

gerenciamento. 

Surge assim o motivo do por que se estabelecer como a lnstitui9ao alocara 

seus recursos e criara valor para os pr6ximos anos. A mudan9a nunca ocorre 

sozinha, depende do esfor9o das pessoas envolvidas no processo de criatividade, 

de gera9ao de novas ideias, que se inicia com a educa9ao, altera9ao na forma de 

pensar e prepara9ao do ambiente psicol6gico propicio para o aprendizado. Toda 

mudan9a implica na modifica9ao de rotinas e, consequentemente, do 

comportamento das pessoas envolvidas, mediante uma cultura organizacional 

voltada para a excelencia. 

Dentro desse contexto, buscou-se, por meio do principia da eficiencia, a 

padroniza9ao na distribui9ao do efetivo para que indiretamente aperfei9oe as 

estruturas administrativas, canalize meios para a atividade-fim, com o objetivo de 

aumentar a a9ao de presen9a junto as comunidades, intensificar o policiamento 

ostensivo preventive fardado e proporcionar maior sensa9ao de seguran9a a 

sociedade. Levaram-se em considera9ao os menores custos, por meio de a96es de 

policia ostensiva, tendo em vista que as OPMs sao sediadas e tem suas areas de 

atua9ao e seus efetivos definidos sem bases tecnicas, propiciando a 

desproporcionalidade de meios que comprometem o planejamento de a96es 

policiais para conten9ao satisfat6ria da criminalidade em nivel estadual. 
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Os criterios tecnicos chamados variantes vetoriais orientam a correta 

distribuigao do efetivo e padronizam as OPMs, quanta ao efetivo. 

Por nao haver um estudo aprofundado sobre o assunto, estas variantes 

vetoriais foram propostas e aplicadas aos municipios paranaenses, conforme se ve 

na tabela anexa, com base nos dados do IBGE e da PMPR. As formulas foram 

ajustadas entre si de forma a se adaptar o efetivo que ora e empregado na 

atividade fim da PMPR a um padrao 16gico e assim mesmo, geram um choque em 

certas localidades, pois a distribuigao atual do efetivo, pelos municipios 

paranaense, esta disposta conforme interesse ou costume de longa data. 

A ausencia de criterios tecnicos e a forte influencia politica, quando da 

distribuigao dos meios materiais e humanos, fazem com que o efetivo policial

militar seja mal distribuido, evidenciando areas com maior concentragao de 

policiais-militares e areas com reduzido efetivo, propiciando a possibilidade de 

ocorrencia de bolsoes de criminalidade com potenciais riscos de seguranc;a as 

comunidades dessas regioes. 

As financ;as do Estado, conforme dados divulgados pelo Excelentissimo 

Governador em exercicio, estao em dia, sendo que o Estado tem aumentado a 

arrecadagao do ICMS, sua principal receita, e diminuido suas despesas, obtendo 

orc;amento superavitario, sem elevac;ao da carga tributaria, aliado ao fato de que a 

evoluc;ao estimada do PIB do estado de Parana ate 2015 e de 6% ao ano, 

mediante calculo da media hist6rica apurada entre 2002 a 2004. 

A politica e estrategia sugerida foi concebida para cumprir os objetivos de 

controlar a criminalidade (reduzir os indices criminais, evitar a formac;ao de bolsoes 

de criminalidade, etc.). 

Cabe na continuidade definir a estrategia que tera de ser ajustada, a 

medida que o IBGE atualizar o IDH por municipio, que sao apurados a cada 

decenio. Dai a importancia de se incluir uma pauta que homologue a contratac;ao 

de novos policiais-militares, ao plano de governo, como forma de garantir subsidio 

para a manutenc;ao do efetivo, bem como, seu aumento ou diminuigao, na 

proporc;ao que as variantes vetoriais se modificam, para mais ou para menos. 

Assim, a distribuigao padronizada do efetivo policial-militar, com base em 

variantes vetoriais, revela um melhor preparo da lnstituigao e apresenta uma 



82 

proposta de continuidade politica e estrategica para uma evolugao organizacional 

progressista. 
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