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RESUMO 

A partir do inicio dos anos noventa, o Brasil passou a focar de forma mais objetiva 
a questao do respeito aos direitos humanos. Na constituic;ao de 1988, a chamada 
constituic;ao "cidada", ja previu de forma clara, direitos e garantias individuais e 
coletivas que atendem a esta orientac;ao, mas, somente a partir do Plano Nacional 
de Direitos Humanos editado pelo Governo Federal em 1992 e que tema ganhou 
forc;a. Atualmente a questao dos direitos humanos e presente e inseparavel do 
contexto juridico e social brasileiro ate por forc;a de tratados e acordos 
internacionais. Dentro desta nova orientac;ao nacional e internacional os 6rgaos de 
seguranc;a publica obrigatoriamente devem caminhar. lsto implica no uso gradativo 
e legal da forc;a, significa o uso restrito e excepcional da forc;a letal, devendo o 
agente da lei entao estar preparado para o emprego da forc;a em gradiente. Este 
trabalho apresenta modelos de gradiente de forc;a e, dentre eles, os que podem ser 
adotados pela policia brasileira. A pesquisa estabelece urn conteudo didatico 
minima para treinamento basico em tecnicas de defesa e sua carga horaria ideal. 
Sao apresentadas tecnicas de defesa policial baseadas na simplicidade e na 
eficiencia, tecnicas adaptadas a realidade de recursos humanos operacionais da 
Policia Militar do Parana. Tais tecnicas compuseram o trabalho ja realizado em 
2005 que originou o Manual Tecnico Profissional de Defesa Policial, de autoria 
deste pesquisador em parceria com o Sargento Marcel Marcus Manholi. Para o 
presente trabalho, voluntaries selecionados dentre os recurso humanos disponiveis 
na 3a Companhia do 11° BPM, foram treinados nestas tecnicas. Os voluntaries 
foram submetidos a testes iniciais anteriores aos treinamentos e finais ap6s os 
treinamentos, que avaliaram sua capacidade fisica, de conhecimento tecnico e de 
percepc;ao para o uso da forc;a. Os testes comparados revelam que o treinamento 
melhorou de forma geral a capacidade fisica dos voluntaries, melhorou o 
conhecimento tecnico e sua capacidade de percepc;ao para o uso da forc;a. 

Palavras- chave: Direitos humanos. Uso da forc;a. Defesa policial. 



ABSTRACT 

From the beginning of the nineties, Brazil has initiated to focus on the question of 
respect for human rights in a more objective way. In the 1998 constitution, also 
known as "citizen constitution", rights and individual and collective guarantees which 
matched this orientation had already been clearly foreseen. But only in the start of 
the "National Human Rights Plan" from 1992, the theme began to get power. 
Currently, the question of human rights is present and inseparable from Brazilian 
juridical and social context, being aided by international treaties and agreements 
terms. Into this new national and international orientation, public security 
departments must compulsorily work. This implies gradual and legal use of force as 
well as restrict and exceptional use of lethal force, being the police agent supposed 
to make use of force in a gradual way. This paper has introduced models of gradual 
use of force, specifically those ones which can be adopted by Brazilian police. This 
work has also established a minimal didactic content for basic training of defense 
techniques and its ideal class time. Police defense techniques based on simplicity 
and efficiency were presented, adapted for the reality of operational human 
resources of "Parana Military Police". Such techniques were part of work carried out 
in 2005, from which "Technical Professional Manual of Police Defense" has 
resulted. Volunteers selected among these human resources were given training in 
theses techniques. The same volunteers were submitted to initial tests prior to 
training and final tests after training process, which have assessed their physical 
capacity, technical knowledge and perception for use of force. The tests were 
compared and showed that in a general way training has increased volunteers' 
physical capacity as well as technical knowledge and perception for use of force. 

Key words- Human rights. Use of force. Police defense. 
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1 INTRODUCAO 

No presente trabalho monografico procurou-se discutir a questao o usa da 

forc;a par parte dos agentes da lei, especialmente no usa de forc;a nao letal ou 

menos letal como fundamento precfpuo na preservac;ao da vida quando das 

intervenc;oes policiais. 

Nao pode passar ao largo dos profissionais de seguranc;a publica de que 

estamos presentemente em nosso pais passando par urn gargalo historico. As 

mudanc;as sociais recentes foram regradas pela embriagues oferecida pelo processo 

de abertura politica e pelo recente processo de democratizac;ao, contudo, da decada 

de 90 para ca, passada a euforia inicial marcada pelo fim do controle politico militar 

da nac;ao, vislumbrou-se com maior nitidez as severas discrepancias sociais em 

nosso pais, o processo de degradac;ao de valores cfvicos e familiares e a lamentavel 

corrosao das instituic;oes publicas. 

Tambem da decada de 90 para ca, o pais, motivado par demandas internas 

e orientac;oes externas, passou a preocupar-se mais com as questoes de direitos 

humanos e, neste contexte, surgiu a necessidade em modernizar e readequar as 

metodologias, estrategias, tecnicas e taticas policiais, visando especialmente 

transmutar os processes policiais essencialmente militarizados, no que concerne ao 

invadir, dominar, controlar e manter territories para uma visao adequada a nova 

realidade fundada no servir, proteger, orientar e participar comunitariamente. 

Par certo que esta mudanc;a necessaria e irreversivel, demanda das 

instituic;oes policiais nao somente inversoes filosoficas, mas readequac;oes de ordem 

pratica e tecnica, que foca-se na imperativa concepc;ao da preservac;ao da vida, ha 

que capacitar seus efetivos para a aplicac;ao de esforc;os letais exclusivamente no 

limite da atividade como recurso derradeiro e indispensavel na situac;ao pratica 

repressiva. 

Sob a otica pratica, no contexte eminentemente das ac;oes repressivas, o 

direcionamento na formac;ao tecnica tera de ser ~apaz de desmistificar no imaginario 

de cada policial a percepc;ao da confianc;a absoluta na arma de fogo e de sua 

soberania na resoluc;ao de conflitos ou como garantia unica de sua propria 

seguranc;a. Destarte, o treinamento direcionado, a capacitac;ao permanente, 

metodologias adequadas e conteudos programaticos voltados as tecnicas de defesa 

nao letais operarao como desmistificadoras de tal percepc;ao. 
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A capacitac;ao tecnica voltada para esforc;os nao letais nao significa em 

absoluto a demonizac;ao ou a abdicac;ao ut6pica do uso de armas de fogo, ao 

contrario, significa urn mecanismo auxiliar e indispensavel anterior ao seu uso, 

limitando-o sim, pela via da capacitac;ao tecnica, ao emprego na defesa da vida e tao 

somente na defesa desta. 

Nas palavras do eminente pesquisador de Policia Militar Coronel PM RR 

VALLA, na obra Deontologia Policial Militar tem-se o atualfssimo ensinamento: 

E fundamental reedificarmos a policia, isto e, uma nova polfcia, em que 

todos se orgu/harao de/a - tanto ~eus integrantes como a sociedade que eta 

deve servir e donde provem. Uma polfcia em que a VIOLENC/A, A 

CORRUP<;AO, A /NCOMPETENCIA e o V[C/0 sejam substituidos pe/a 

dignidade, pela honradez, pe/a coragem ffsica e moral, pela honestidade, 

pela vivencia de padroes elevados de disciplinas e hierarquia militar, isto e, 

como uma grande carga de procedimentos eticos, sobretudo, reconhecendo 

em Deus o criador e Redentor como fonte e destino de todos os nossos 

atos. (2003, p. 120) 

Neste sentido e que se deve pensar, que a instituic;ao tern de caminhar, em 

especial com o condao de fortalecer os principios tecnicos necessarios a 
exteriorizac;ao da competencia profissional, e ao mesmo tempo principios tecnicos 

voltados a procedimentos humanizados, abdicpndo-se, pela via da qualificac;ao 

tecnica, do exercicio da violencia gratuita especificamente no ambito das ac;oes 

repressivas que demandam o uso da forc;a. 

Neste sentido tambem e que este pesquisador, em parceria com o Sargento 

Marcel Marcus Manholi, em 2005, concebeu e realizou urn conjunto didatico de 

tecnicas de defesa voltadas para a atividade policial denominado "Manual Tecnico 

Profissional de Defesa Policial", o qual serviu de suporte tecnico para a realizac;ao da 

pesquisa, em especial nos treinamentos realizados. 
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2 DELIMITACAO DO PROBLEMA 

A instituigao da Policia Militar do Parana como 6rgao de forga estatal, dotada 

de poder de policia, responsavel constitucionalmente pela preservagao da ordem 

publica, pelo policiamento preventive e ostensive, funda sua atividade, em genese, 

na protegao publica da vida e do patrimonio. 

Corroborando com esta incontestavel percepgao, o pals e signatario de 

acordos internacionais fundados na protegao a vida e ao respeito aos direitos 

humanos, de sorte que isto tern implicado em legislagoes modernas domesticas, 

criagao de 6rgaos e formatagao de diretivas administrativas em nfvel nacional que 

buscam, entre outros objetivos, limitar os excesses ou coibir a eventual vioh~ncia 

gratuita praticada pelos agentes da lei. lsto implica, diretamente e de forma salutar, 

na limitagao do uso desregrado de armas de fogo pelos mesmos agentes. 

Neste passo, onde ha a atual e necessaria fiscalizagao, bern como a 

limitagao do uso da forga letal pelos agentes da lei, surge a necessidade da 

capacitagao tecnica voltada a oferecer ao policial condigoes de execugao de suas 

missoes baseado na aplicagao de urn gradiente de forga nas agoes repressivas, 

onde tal gradiente inicia-se na simples admoestagao verbal e pode finalizar-se no o 

esforgo letal, contudo, neste caminho, obrigatoriamente, ha urn espago imenso para 

a adogao de mecanismos repressivos nao letais. 

A Polfcia Militar do Parana embutida neste novo contexte jurfdico e filos6fico, 

nao pode, indiscutivelmente, abdicar de tambem revere reavaliar seus conteudos e 

mecanismos de formagao ou especializagao de seus recursos humanos para o 

empenho repressive. 

Acredita-se haver muitos aspectos concorrentes para a mudanga cultural 

dos aparelhos policiais, contudo, acreditamos tambem que urn dos fatores que 

contribuirao para tal transformagao passa pela qualificagao tecnica do policial em 

que se internalize, eficientemente, a concepgao do escalonamento de forga na 

atividade policial, utilizando-se gradativamente dos meios nao letais aos meios mais 

letais (ou letais) no exercfcio de sua atividade, em uma escala tecnica de agao que 

tenha como norte a propria escala de direitos das pessoas. 

Neste tocante foca-se o problema, ou seja, o conjunto didatico das formagoes 

ou especializagoes de policiais militares, presentemente, nao atinge de forma 

eficiente os preceitos impastos para atender a nova realidade de conduta 
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operacional pelos seguintes fatores: falta de doutrina positivada; conteudos 

especificos carentes de atualizac;ao; indisponibilidade de instrutores em todas as 

unidades operacionais, exigOidade de carga hon:lria nas formac;oes, inexistencia de 

carga horaria nas especializac;oes e a falta de instruc;oes de manutenc;ao. 
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3 JUSTIFICATIVA 

As agoes policiais, prioritariamente, se travam no contexto humano, por 

consequencia, interferem nas relagoes e nas lides humanas. A adogao de tecnicas 

operacionais contempladas no planejamento estrategico e tatico com vistas ao uso 

correto, justo e legal da forga, justifica-se simplesmente pelo raciocfnio humanfstico 

de que a vida como bern natural maior, intransferfvel e indelegavel, deve a todo 

custo ser preservada. 

Justifica-se ainda o investimento didatico na formagao e especializagao no 

policial militar em tecnicas nao letais, quando considerando tambem que do volume 

de intervengoes policiais repressivas, na sua absoluta maioria, nao se exige esforgo 

letal, exigindo-se, sim, outros mecanismos tecnicos mais adequados. 

A pratica de tecnicas de defesa i'mplica na atividade ffsica, no 

condicionamento ffsico, no exercfcio da disciplina e da concentragao. Nao resta 

atualmente qualquer duvida a respeito dos beneffcios gerais da pratica de atividades 

ffsicas sejam de ordem fisiol6gica, psicol6gica ou comportamental. 

Destarte, justifica-se a busca de tecnicas de defesa nao letais como 

instrumento de gradiente de forga e como mecanismo de capacitagao policial para a 

preservagao da vida, nao obstante todos os demais beneffcios implfcitos em sua 

pratica em nfvel pessoal e institucional. 
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4 OBJETIVOS DO ESTUDO 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar a necessidade de ado9ao de tecnicas de defesa nao letais sob a 

conceitua9ao de "Tecnicas de Defesa Policial", adequadas a atual realidade 

conjuntural de respeito aos direitos humanos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

- Evidenciar a necessidade do usa de tecnicas nao letais como conteudo 

programatico exigfvel em todos os nfveis de forma9ao e especializa9ao; 

- Estabelecer gradiente de for9a necessaria na a9ao policial; 

- Evidenciar beneffcios do treinamento constante em tecnicas de defesa 

policial como fator de condicionamento psicol6gico, tecnico, ffsico e como 

mecanisme de controle de estresse; 

- Demonstrar tecnicas baseadas em urn arcabou9o de conhecimentos 

derivados de diversas artes marciais, caracterizadas pela facil assimilayao, 

simplicidade, adequa9ao a heterogeneidade do~ recursos humanos em atividade, 

bern como harmonizadas a realidade conjuntural de obediencia e respeito aos 

direitos humanos. 
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5 REVISAO DA LITERATURA 

5.1 VIOLENCIA E CONTROLE DA FORCA POLICIAL 

Ha pelo menos quatro concep~oes diferentes de violencia policial que 

sao relevantes para a compreensao e a redugao de sua incidencia no Brasil, 

conforme estudos da SENASP, e que tern implicagoes importantes para a 

formulagao e a implementagao de estrategias de controle. 

1. 0 uso da forga ffsica contra outra pessoa de forma ilegal, nao relacionada ao 

cumprimento do dever legal ou de forma proibida por lei. 

2. 0 uso desnecessario ou excessivo da forga para resolver pequenos conflitos ou 

para prender urn criminoso de forma ilegitima. 

3. Os usos irregulares, anormais, escandalosos ou chocantes da forga ffsica contra 

outras pessoas. 

4. 0 uso de mais forga ffsica do que urn policial altamente competente consideraria 

necessaria em uma determinada situagao. 

A analise das formas de controle da violencia policial no Brasil revela que 

existem mecanismos voltados para o controle do uso ilegal e nao legitimo da forga 

ffsica pelos policiais, mas inexistem, ou sao debeis, os mecanismos voltados para o 

controle ao uso irregular e/ou pouco profissional da forga ffsica pelos policiais. 

Desde a transigao para a democracia, o apoio governamental ao uso da 

forga policial como instrumento de controle politico diminuiu no pais e praticamente 

desapareceu nos estados das regioes Sui e Sudeste. Embora essa modalidade de 

uso da forga policial tenha diminuido, ainda nao desapareceu, passando a ser 

usada, sobretudo como instrumento de controle social e, mais especificamente, 

como instrumento de controle da criminalidade. Alem disso, com o declinio do uso 

politico da forga policial, o problema da violencia policial se tornou mais visivel, ou 

melhor, emergiu como urn problema diferente e independente do problema da 

violencia politica, afetando nao apenas os oponentes do governo ou do regime 

politico, mas tambem, e principalmente, a populagao. 

Vale ressaltar que o controle da forga, particularmente da violencia 

decorrente do uso da forga praticada pelas Forc;as Armadas e pela Policia, e uma 

das condigoes necessarias para a consolidagao do estado de direito e de regimes 

politicos democraticos. 
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A violencia policial decorrente do uso da for9a ainda e urn tipo de violencia 

que preocupa cada vez mais os cidadaos, os pr6prios policiais, os governantes, os 

jornalistas e os cientistas sociais, em parte porque e praticada por agentes do 

Estado que tern a obriga9ao constitucional de garantir a seguran9a publica, a quem 

a sociedade confia a responsabilidade do controle da violencia. Os casos de 

violencia policial, ainda que isolados, alimentam urn sentimento de descontrole e 

inseguran9a que dificulta qualquer tentativa de controle e pode ate contribuir para a 

escalada de outras formas de violencia. 

Quando OS responsaveis nao sao identificadOS e punidos, ela e percebida 

como urn sintoma de problemas graves de organiza9ao e funcionamento das 

policias. Se esses problemas nao forem solucionados, podem gerar problemas 

politicos, sociais e economicos serios e podem contribuir para a desestabiliza9ao de 

governos e de regimes democraticos. 

Para que as prciticas de controle possam funcionar, devem estar apoiadas 

em teorias ou pelo menos em ideias sobre a natureza e a origem da violencia policial 

decorrente do uso da for9a que sejam empfrica e. normativamente validas. Os quatro 

tipos de praticas de controle, segundo a SENASP, apresentados a seguir, 

relacionam-se aos quatro tipos de violencia decorrente do uso da for9a. 

Assim, o primeiro tipo de estrategia enfatiza importancia de mecanismos de 

controle externo formal/legal das polfcias, por meio dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciario, auxiliados pelo Ministerio Publico. Este tipo de estrategia 

esta relacionado a concep9ao jurfdica da for9a policial, na medida em que visa a 

controlar principalmente usos ilegais da for9a ffsica por policiais. Governantes, 

legisladores e jufzes tern tipo de conhecimento e informa9ao mais relevantes para a 

avalia9ao e o controle do uso ilegal do que do uso desnecessario ou excessivo da 

for9a ffsica por policiais. 

0 segundo tipo de estrategia enfatiza a importancia de mecanismo de 

controle interno formal/legal das policias, por meio dos dirigentes e administradores 

das policias e particularmente corregedorias de policia. Esse tipo de estrategia esta 

mais relacionado a concep9ao politica da for9a policial, na medida em que visa a 

controlar principalmente usos ilegftimos da for9a ffsica por policiais. Dirigentes e 

administradores de policia tern urn tipo de conhecimento e informa96es mais 

relevantes para avalia9ao e controle do uso desnecessario ou excessivo do que uso 

ilegal da for9a ffsica por policiais. 
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0 terceiro tipo de estrategia enfatiza a importancia de mecanismos de 

controle externos e informal/convencional das polfcias, par meio da imprensa, da 

opiniao publica, da universidade e grupos de pressao, particularmente das 

organizagoes de Direitos Humanos, nacionais e estrangeiras. FreqOentemente, este 

tipo de controle e incentivado mediante a criagao de urn 'ombudsman', conselhos 

civis, conselhos comunitarios e comissoes para monitorar o desempenho da polfcia. 

Este tipo de estrategia e mais relacionado a concepgao jornalfstica de for<;a policial, 

na medida em que visa a controlar principalmente usos irregulares ou anormais da 

for<;a ffsica par policiais. E urn tipo de estrategia que depende de urn tipo de 

conhecimento e informagao controlado pelos jdrnalistas e pelas organizagoes da 

sociedade civil. 

0 quarto tipo de estrategia enfatiza a importancia de mecanismos de 

controle interno e informal/convencional das polfcias, atraves da profissionalizagao 

das polfcias e dos policiais, apoiados em 'standards' claros e precisos de 

competencia e responsabilidade profissional. Este tipo de estrategia esta mais 

relacionado a concepgao profissional da forga, vista que visa a controlar 

principalmente usos antiprofissionais, nao-profissionais ou pouco-profissionais da 

for<;a ffsica par policiais. E urn tipo de estrategia que depende de urn tipo de 

conhecimento e informagao controlado pelas pr6prias instituigoes policiais. 

Os quatro tipos de estrategias tende.m a ser defendidas par grupos 

diferentes, dentro e fora das polfcias, uma vez que cada urn deles tende a fortalecer 

urn determinado grupo, aquele que tern maiores condi<;oes para exercer de fato o 

controle da atividade policial. Mas nao sao necessariamente incompativeis ou 

conflitantes e podem ser adotados de forma complementar ou suplementar. 

Normalmente, polfticas voltadas para o controle da violencia estao baseadas em 

combinagoes de tipos diferentes de estrategia e nao num unico tipo. 

Do policial contemporaneo, mesmo do mais simples escalao, se exigira, 

cada vez mais, discernimento dos valores eticos. Deve-se dar mais importancia as 

academias de Polfcia, as escolas de oficiais e soldados, ao ensino de pesquisa e as 

bases da construgao de uma policia cidada. Professores habilitados nao apenas em 

conhecimento tecnico, mas em relacionamentos interpessoais sao fundamentais na 

formagao de policiais que atuam com base na lei e na ordem hierarquica, na 

autonomia moral e intelectual. Uma policia como instituigao de servi<;o a cidadania e 

a seguranga publica tern tudo para ser valorizada e respeitada. Para tanto, precisa 
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resgatar a consciencia de sua importancia, de seu papel social, por conseguinte, a 

auto-estima fundada na tecnica e no direito. 

5.2 0 USO LEGAL DA FOR<;A 

0 Estado, pela via do exercfcio do poder de polfcia, cuida de fiscalizar e 

controlar as relac;oes em sociedade vislumbrando ao bern comum e o interesse 

coletivo. Este exercfcio estatal funda-se no monopolio do uso da forc;a, cabendo 

entao ao Estado agir em medida repressiva quando da necessidade de pela via 

imperativa, restabelecer a normalidade social, podendo a forc;a ser entendida como a 

intervenc;ao estatal compulsoria sobre individuos ou grupos com fins de eliminar 

reduzir sua capacidade de autodecisao. 

lmenso e tal poder estatal da forc;a e do seu exercfcio com exclusividade, 

explfcito desde a simples presenc;a policial ate o uso letal de armas de fogo, 

contudo, o proprio Estado tern de se guiar nesta prerrogativa por balizas e limites 

claros e estritos, sob pena de tal faculdade servir de ferramenta ao tiranismo ou ao 

proprio Estado como princfpio e fim em si mesmo; portanto, o Estado, antes de 

todos, deve limitar-se pelas escoras legais, eticas e morais no exclusivo exercfcio da 

repressao. 

Por outro lado, nao se pode, sob qualquer pretexto, impingir a ideia de urn 

Estado que nao exercite a forc;a ou de urn Estado que nao tome o monopolio desta. 

A faculdade e a capacidade do Estado no uso da forc;a representam, em ultima 

analise, o poder da propria sociedade, onde o exercfcio de tal poder e saudavel e 

indispensavel quando orientado na norma e implacavelmente fiscalizado, portanto, a 

abdicac;ao do exercicio do poder pressupoe o campo tertii para a anarquia social. 

0 uso da forc;a admite apenas duas interpretac;oes, o legitimo e o ilegitimo. 

Nao ha medida paliativa ou intermediaria quando se trata de justificar ou legitimar o 

ato de atingir garantias individuais ou coletivas, ou seja, nao pode o Estado, e em 

foco a polfcia por seus agentes, invocar contornos ou desvios justificantes para o 

uso da forc;a; por mais maniqueista que possa parecer ou o uso e correto ou nao e. 

Neste contexto, o uso legitimo da forc;a deve atender a fundamentos do 

direito administrativo, como o principia da legalidade, o principia da necessidade, o 

principia da proporcionalidade, entre outros, como seguem: 



22 

Principia da legalidade 

0 principia da legalidade funda-se na estrita observac;:ao do ordenamento 

juridico, na observac;:ao das normas vigentes, e a diretiva que traduz o limite da ac;:ao 

a luz da lei. 

0 Principia da Legalidade e a expressao maior do Estado Democratico de 

Direito, a garantia vital de que a sociedade nao esta presa as vontades particulares, 

pessoais, daquele que governa o de seu representante, constituindo uma das 

principais garantias de respeito aos direitos individuais. 

Definido no inciso II do art. 5. 0 da Constituic;:ao Federal, expressa que 

"Ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude 

de lei". 

Na Administrac;:ao Publica nao ha liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 

na administrac;:ao particular e licito fazer tudo que a lei nao proibe, na Administrac;:ao 

Publica s6 e permitido fazer o que a lei autoriza. Nos dizeres de Di Pietro (2000, p. 

68): 

Segundo o principia da legalidade, a Administraqao Publica s6 pode fazer o 
que a lei permite; no ambito das relaqoes particulares, o principia aplicavel e 
o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei nao 
proibe. 

Neste sentido, o policial como ente da administrac;:ao publica, em 

decom3ncia da indisponibilidade dos interesses publicos, em cumprimento ao 

principia da legalidade, s6 pode atuar pela forc;:a ou nao nos termos estabelecidos 

pela lei. Nao pode, por simples ato administrative (decreto, portaria, resoluc;:ao, 

instruc;:ao, circular etc.) conceder direitos, criar obrigac;:oes ou impor vedac;:oes. Para 

tanto, ele depende da Lei, que e seu unico e definitive parametro. 

Principia da impessaalidade 

0 principia da impessoalidade tambem e outra importante diretriz que deve 

ser levada em conta sempre que se fala da ac;:ao policial. Todo comportamento do 

agente da lei tem que ser impessoal. 

Este principia pode ser visto sob dois pontos: em relac;:ao aos administrados, 

bem como a propria administrac;:ao. No primeiro, exige que o ato seja praticado 
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sempre com finalidade publica. Neste caso, fica o policial impedido no uso da for<;a 

de buscar outro objetivo ou pratica-lo no interesse proprio ou de terceiro. 

No segundo sentido, significa que tudo aquilo que a Administra<;ao Publica 

faz atraves dos seus agentes tern de ser havido como feito por ela, ou seja, os atos 

sao imputaveis nao ao funcionario que os pratica, mas ao 6rgao ou entidade 

administrativa em nome do qual age o funcionario. 

Principia da maralidade 

A Constitui<;ao Federal elegeu como urn de seus princfpios fundamentais a 

moralidade, abrindo o caminho para a supera<;ao da vergonhosa impunidade que 

campeia na Administra<;ao Publica, podendo-se confiar em uma nova ordem 

administrativa baseada na confian<;a, na boa fe, na honradez e na probidade. 

Dessa forma, e pressuposto inalienavel a observancia de fundamentos 

eticos e morais no trabalho policial, na medida em que a etica ditara os parametres 

morais para o uso da for<;a. 

Principia da praparcianalidade 

0 presente princ1p1o, tambem chamado por alguns doutrinadores de 

princlpio da proibi<;ao de excesso (MEIRELLES, 2000, p. 87), busca impor limita<;6es 

a discricionariedade administrativa, ampliando-se 0 ambito de aprecia<;ao do ato 

administrative pelo Poder Judiciario. 

Dentro desta visao, esclarece Figueiredo (1986, p. 128). 

Discricionariedade e a competencia-dever de administrador no caso 
concreto, ap6s a interpretagao, valorar, dentro de um criteria de 
razoabilidade, e afastado de seus pr6prios standards ou ideo/ogias, 
portanto, dentro do criteria da razoabifidade geral, qual a melhor maneira de 
concretizar a utilidade publica postulada pel a norma. (grifei) 

No ambito das a<;6es policiais, no campo do uso legltimo da for<;a, o agente 

publico deve estrita obediemcia a lei (principia da legalidade) e tern como dever 

absolute a busca da satisfa<;ao dos interesses publicos (principia da finalidade). Ha 

que se pressupor que a pratica de atos discricionarios se processe dentro de 

padr6es estritos de razoabilidade, ou seja, com base em parametres objetivamente 

racionais de atua<;ao e sensatez. 
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Os meios utilizados ao Iongo do exercfcio legitime da fon;a devem ser 

logicamente adequados as ameagas apresentadas com base em padroes aceitos 

pela sociedade e no que determina o caso concreto. 

5.2.1 0 uso legal da forga na legislagao brasileira 

As organizagoes policiais, no seu mister de cumprir a lei e preservar a ordem 

em busca da paz social, exercem sobre os cidadaos talvez a expressao maxima, ou 

pelo menos a mais visivel, dos poderes do Estado, dentre eles o de privar a 

liberdade que, sem o exercicio de tais poderes, 'nao se poderia pretender a defesa 

da propria sociedade. 

Os regramentos patrios sao explicitos na limitagao do uso da forga pelo 

Estado. Varios sao os diplomas de todas as hierarquias que tratam do tema desde a 

Magna Carta ate as resolugoes internas dos 6rgaos publicos. 

A Constituigao da Republica nos seus principios fundamentais, ja 

inaugurando o seu artigo primeiro, impoe entre os fundamentos do Estado 

Democratico de Direito a dignidade da pessoa humana, dai ja em genese, uma das 

balizas da atividade policial. 

Prossegue a Magna Carta em seu artigo 5°, discorrendo sobre as garantias 

individuais, e notadamente estabelece o imperio da lei em seu inciso II: "ninguem 

sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude da lei". 

Ainda se veem claro OS direitos relatives a inviolabilidade de intimidade, da 

honra, de correspondencia, do domicilio. Assegura a livre locomogao e o direito de 

propriedade. Repugna a tortura e as discriminagoes de toda ordem. 

No tocante a atividade policial e o eventual uso da forga decorrente do 

exercicio profissional, estampa em seu inciso XLIX: "e assegurado aos presos o 

respeito a integridade ffsica e moral". De mesma sorte, em seus incises LXI, LXII, 

LXIII e LXIV, estabelece os parametres precisos para o cerceamento da liberdade 

quando da prisao em flagrante delito ou decorrente de ordem judicial. 

0 C6digo Penal, em seu artigo 23, contempla as causas justificativas de 

exclusao da antijuridicidade, ou seja, o estado de necessidade, a legitima defesa, o 

estrito cumprimento do dever legal e o exercfcio regular do direito. 0 C6digo de 

Processo Penal contempla em seu artigp 284 a autorizagao para o uso da forga 

quando indispensavel, no caso de resistencia ou tentativa de fuga. 
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0 C6digo Penal Militar, em seu artigo 42, trata da exclusao de crime em 

consonancia com o artigo 23 do C6digo Penal. No Processo Penal, artigo 234, 

delimita o emprego de forc;a quando indispensavel na resistemcia e tentativa de fuga; 

desta feita, o c6digo castrense inova ao tambe'm facultar o uso de forc;a frente a 
desobediencia. 

No artigo 44 do C6digo Penal Brasileiro em vigor, encontra-se asseverado o 

entendimento de que a legftima defesa caracteriza-se por quem, usando 

moderadamente dos meios necessarios, repele injusta agressao, atual ou eminente, 

a direito seu ou de outrem. A doutrina por sua vez define o estrito cumprimento do 

dever legal como sendo o dever em que o agente deve cumprir seu mister em 

consonancia com a norma jurfdica, sendo pois necessaria que obedec;a 

rigorosamente os limites do dever e que o comportamento do agente nao seja 

antijurfdico. 

Portanto, o uso da forc;a se legitima nestes parametros jurfdicos excogitados, 

sejam de ordem administrativa, penal ou processual penal, sejam castrenses ou nao, 

que em fundamento se resumem na proporcionalidade da forc;a e de sua permissao 

legal de exercfcio. 

5.2.2 A polfcia e os Direitos Humanos 

No infcio dos anos 2000, o Brasil atendendo a diversas demandas 

decorrentes de tratados internacionais dos quais e signatario, passou a observar 

com maior cuidado a questao dos direitos humanos. Presentemente sao as diretivas 

de respeito a tais direitos que guiam as ac;oes po!iciais em nfveis estrategico, tatico e 

operacional, determinam ainda a alocac;ao de recursos federais e de convenios 

internacionais, orientam polfticas publicas, delimitam responsabilidades e sans6es 

dentro do direito internacional. 

Constitui-se, portanto, o respeito aos direitos humanos como fundamento 

maximo no exercfcio da atividade policial neste pals e na maioria dos parses 

membros da Organizac;ao das Nac;oes Unidas, do que se depreende dos vastos 

tratados internacionais, de sorte que as ac;oes policiais adquirem contornos de 

repercussao global, incidindo em conseqOencias nao s6 a uma corporac;ao, mas 

alcanc;ando a nac;ao como urn todo, ou seja, o julgamento moral da ac;ao policial, 
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independente do espac;o geografico em que ocorra, adquire presentemente 

repercussao internacional. 

5.2.3 A orientac;ao internacional nos Direitos Humanos 

Ja a Constituic;ao de 1988, que explicita vasta identificac;ao de direitos civis, 

politicos, economicos, sociais, culturais, contemplou, alem de urn conjunto preciso 

de garantias constitucionais, a imposic;ao ao Estado brasileiro de guiar-se, em suas 

relac;oes internacionais, pelo principia da "prevalencia dos Direitos Humanos" (Art. 

4°, II). 

Com o advento do fim da Segunda Grande Guerra se estabeleceu a 

Organizac;ao das Nac;oes Unidas, em 1945 e, a partir dai, a adoc;ao de diversos 

tratados internacionais voltados a protec;ao da pessoa humana. Os Direitos 

Humanos deixaram de ser uma questao domestica de Estados soberanos, passando 

para a esfera de interesses internacional. 

A criac;ao de mecanismos judiciais internacionais de protec;ao dos Direitos 

Humanos, como a Corte lnteramericana e a Corte Europeia de Direitos Humanos, a 

Corte lnteramericana de Direitos Humanos ou . Comite de Direitos Humanos das 

Nac;oes Unidas, explicitam os mecanismos internacionais de controle. 

Declara~ao Universal dos Direitos Humanos 

A Declarac;ao Universal de Direitos Humanos de 1948, promulgada pela 

Assembleia das Nac;oes Unidas, traduz-se no principal marco no desenvolvimento 

da ideia contemporanea de Direitos Humanos. 

Os direitos ali expressos, de natureza individual e coletiva, contemplam sua 

observancia na razao da existencia da dignidade humana. Constitui-se, pais, em urn 

tratado etico de legitimac;ao de governos e estados. 

Do preambulo da Carta destacamos os seguintes motivos considerados: 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

familia humana e dos seus direitos iguais e inalienaveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiqa e da paz no mundo; 
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Considerando que e essencial a proteqao dos direitos do Homem atraves de um 

regime de direito, para que o Homem nao seja compelido, em supremo recurso, a 
revolta contra a tirania e a opressao; 

A Assembleia Geral proclama a presente Declaraqao Universal dos Direitos 

Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as naqoes, a fim 

de que todos os individuos e todos os 6rgaos da sociedade, tendo-a constantemente 

no espirito, se esforcem, pelo ensino e pela educaqao, por desenvolver o respeito 

desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem 

nacional e intemacional, o seu reconhecimento e a sua aplicaqao universais e 

efetivos tanto entre as populaqoes dos pr6prios Estados membros como entre as 

dos territ6rios colocados sob a sua jurisdiqao. 

No exercfcio da atividade policial, bastaria, em que pesem a beleza e a 

profundidade da Carta em seu inteiro teor, a observancia permanente de artigo 1° e 

de seu artigo 3° que resumiriam a conduta esperada e exigfvel do agente da lei: 

Artigo 1° - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razao e de consci€mcia, devem agir uns para com os outros em 

espirito de fratemidade. 

Artigo 3°- Todo individuo tern direito a vida, a liberdade e a seguranqa pessoal. 

C6digo de conduta para os funcionarios responsaveis pela aplica~ao da lei 

Adotado pela Assembleia Geral das Na<;oes Unidas, no dia 17 de Dezembro 

de 1979, atraves da Resolu<;ao n.0 34/169, o C6digo de Conduta inclui todos os 

agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exer<;am poderes policiais, 

especialmente poderes de deten<;ao ou prisao. 

0 C6digo se aplica perfeitamente a n6s, Policiais Militares, que temos o 

dever de respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os Direitos 

Humanos de todas as pessoas, em razao da fun<;ao que exercemos na manuten<;ao 

da ordem publica. 

Em seu primeiro artigo se encontram expressas as balizas de ordem legal, 

etica e moral da atividade policial: 
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Os funcionarios responsaveis pela aplicar;ao da lei devem sempre cumprir o dever 

que a lei lhes impoe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra 

atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua 

profissao requer. 

Em seus artigos 2° e 3° vislumbram-se os limites de uso de forc;a fundado na 

doutrina de direitos humanos: 

No cumprimento do dever, os funcionarios responsaveis pela ap/icar;ao da lei devem 

respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de 

todas as pessoas. 

Os funcionarios responsaveis pela aplicar;ao da lei s6 podem empregar a forga 

quando estritamente necessaria e na medida exigida para o cumprimento de seu 

dever. 

Ora, mais uma vez encontra-se explfcita a questao da proporcionalidade no 

emprego de forc;a; nao ha vedac;ao ao seu uso, mas este deve ser excepcional, 

razoavel e legftimo, o que, por seu turno, obriga a observancia do exercfcio gradativo 

de forc;a e dos meios adequados e proporcionais ao caso concreto. 

Na mesma esteira justificante da necessidade premente da qualificac;ao em 

tecnicas escalonadas de forga, cabem reflexoes urn pouco mais elaboradas a 

respeito das consequemcias do uso indevido de forc;a, notadamente o uso de armas 

de fogo e da cultura da arma de fogo como meio unico e suficiente para a execuc;ao 

das missoes de seguranc;a publica. 

5.2.4 A orientac;ao nacional nos direitos humanos 

Com o advento da nova Constituic;ao de 1998, notadamente marcada por 

apresentar-se como urn extenso tratado de garantias e direitos focados na 

consecuc;ao da plena cidadania, ja orientada no respeito aos direitos humanos, o 

Governo Federal no final da decada de 90 Federal apresenta a sociedade o 

Program a Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 1
. 

1 PNDH - Plano Nacional de Direitos Humanos- Governo Federal - Ministerio da Justi<;a e 
Universidade de Sao Paulo- Nucleo de Estudos da Violencia: 1996. 
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0 PNDH entende que, numa sociedade ainda marcada pelas desigualdades 

e pela estratificac;ao social, a promoc;ao dos direitos humanos passa pela resoluc;ao 

de problemas de ordem estrutural, que devem ser objeto das politicas de governo 

tendentes a minimizar ou banir mazelas como a miseria, a tome, o desemprego, o 

acesso a terra, saude, educac;ao e seguranc;a. 

0 Programa contempla, igualmente, iniciativas que fortalecem a atuac;ao das 

organizac;oes da sociedade civil, para a criac;ao e a consolidac;ao de uma cultura de 

Direitos Humanos. Nada melhor para atingir esse objetivo do que atribuir a essas 

organizac;oes uma responsabilidade clara na promoc;ao dos Direitos Humanos, 

especialmente nas iniciativas voltadas para a ed~cac;ao e a formac;ao da cidadania. 

Neste passo, o PNHD dedica a atividade policial especial preocupac;ao e 

atenc;ao, apontando como urn primeiro caminho a reforma das policias, para torna

las instituic;oes voltadas para a construc;ao da paz, eficientes e respeitosas dos 

direitos humanos. 

Na proposta apresentada para urn novo modelo de policia no Brasil, o PNDH 

invoca a qualificac;ao tecnica aliada a parametros eticos de ac;ao; nao faz abdicar da 

forc;a, mas de seu uso legal e proporcional. 

Nao se pretende uma abdicac;ao de forc;a. 0 que se pretende e o uso 

tecnico, racional e etico da forc;a, nos casos em que ela for necessaria. Se o servidor 

de seguranc;a publica nao estiver preparado psicologicamente, eticamente e 

tecnicamente para utilizar armas ou recursos de forc;a, nao se pode falar de uma 

policia legitima, com possibilidades de ser respeitada pela populac;ao. 

Dentro da preocupac;ao da capacitac;ao tecnica, o PNDH estabelece ac;oes 

como incluir nos cursos das academias de policia materia especifica sobre direitos 

humanos, estimular o aperfeic;oamento dos criterios para capacitac;ao, treinamento e 

reciclagem de policiais. 

No mesmo passo, estabelece a necessidade da criac;ao de urn nucleo de 

formac;ao em seguranc;a publica, sendo este formado por educadores, policiais, 

professores universitarios, operando com curriculos minimos, dedicando-se a 
qualificac;ao de docentes, priorizando a formac;ao humanistica, cientifica e 

multidisciplinar dos profissionais de seguranc;a. · 

0 PNDH constituiu-se no embriao de diversas politicas de seguranc;a publica 

que hoje se contempla, a exemplo a criac;ao da propria Secretaria Nacional de 

Seguranc;a Publica (SENASP) a qual orienta matrizes curriculares, distribui recursos, 
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organiza estatfstica e estrategias de polfcia em nfvel nacional, entre outras 

atividades, e o Sistema Onico de Seguranc;a Publica (SUSP), ou seja, a Uniao passa 

a assumir um pedac;o da gestao de seguranc;a publica antes delegada em absoluto 

aos Estados entes. 

Desta iniciativa e orientac;ao embrionaria, tem-se a heranc;a recente de uma 

serie de legislac;oes que visam coibir o usa ilegal da forc;a ilegal, a protec;ao as 

minorias, a protec;ao aos grupos de risco social. Ainda, a adoc;ao do modelo de 

policiamento comunitario pelas polfcias do Brasil tende a confirmar esta nova e 

definitiva formatac;ao na cultura e filosofia de seguranc;a publica. 

5.2.5 Orientac;oes locais nos direitos humanos 

0 Estado do Parana, aderindo ao SUSP, seguindo a orientac;ao nacional em 

respeito aos direitos humanos, inaugura em 200~ seu programa local na materia. A 

exemplo da formatac;ao nacional dedica especial preocupac;ao as condic;oes 

estruturais como propositoras da vioh~ncia, daf surgindo uma serie de projetos 

voltados a integrac;ao e a diminuic;ao das desigualdades sociais. 

No campo da seguranc;a publica, em especffico, os projetos propoem a 

reformulac;ao das ac;oes policiais, prestigiando o usa da tecnologia e a integrac;ao 

entre os 6rgaos de seguranc;a com definitiva preferencia ao modelo de policiamento 

comunitario. 

A formac;ao, qualificac;ao e a reciclagem de efetivos policiais atenderao as 

recomendac;oes curriculares de modo a reforc;ar nos policiais uma visao comunitaria 

e de integrac;ao social e a enfatizar a integrac;ao do servic;o policial como prioridade 

social, ou seja, domesticamente o poder publico estabeleceu como polftica de 

governo o imperativo da formac;ao tecnica voltada ao usa legal, etico e proporcional 

da forc;a pelo agente da lei. 

5.3 GRADIENTE DE FOR<;A 

0 trabalho policial de linha, a atividade-fim, par sua propria natureza 

fundamentalmente se caracteriza pela imprevisibilidade. Partindo desta indiscutfvel 
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premissa, ha que o policial deter uma variada gama de respostas para atender a 

imprevisibilidade dos enfrentamentos operacionais. 

As intervenc;oes policiais devem atender a preceitos tecnicos e legais de 

maneira que, partindo-se da percepc;ao policial em relac;ao ao suspeito e o nivel de 

risco percebido, adotam-se medidas de forc;a escalonadas, variando da nao

intervenc;ao ate a intervenc;ao letal. A este escalonamento sequencia! nomina-se 

como gradiente de forc;a ou uso progressive da forc;a. 

0 uso progressive da forc;a ou a obediemcia de gradiente de forc;a 

estabelecido implica na percepc;ao racional de tres aspectos essenciais, quais 

sejam: a percepc;ao do policial em relac;ao ao suspeito; alternativas de uso legal da 

forc;a, a resposta adotada pelo agente da lei. 

Policiais Militares bern treinados devem reagir na proporc;ao exata de acordo 

com a violencia percebida. As forc;as policiais devem valer-se de uma escala de 

forc;a que segue o preceito de uso proporcional desta, estando dessa forma, 

amparados nos aspectos moral e legal. Em resumo, a forc;a deve ser utilizada de 

forma legal, tecnica e progressiva. 

Uma vez que existam resisf{mcias e agr~ssoes em variadas formas e graus 

de intensidade, o policial tera de adequar sua rear;ao a intensidade da agressao, 

estabelecendo formas comandar e direcionar o suspeito provendo seu contra/e. 

(MOREIRA, 2001) 

Nao obstante os referidos aspectos de percepc;ao policial para o uso 

progressive da forc;a, o agente da lei ainda deve estar devidamente preparado para, 

no infimo espac;o de tempo entre a percepc;ao da ameac;a e a adoc;ao de uma 

resposta proporcional, no processo pratico da ac;ao, questionar-se sobre outras 

condicionantes importantes, como se ve: 

a) 0 emprego da forc;a e legal? 

Nesta interrogac;ao inicial, o policial busca perceber o amparo legal para a 

resposta que ira adotar, realizando esta tarefa mental fundada no conhecimento 

tecnico recebido e internalizado pela via da formac;ao, da reciclagem e do 

aperfeic;oamento profissionais. 
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b) 0 uso da fon;a e necessaria? 

A resposta deste questionamento e obtid'a quando o agente da lei consegue 

identificar e focar o objetivo que se pretende atingir, se para atingir o objetivo a 

resposta pretendida esta entre limites que a tornem justa e legal, ainda; esta 

interrogac;ao remete a considerar se todas as opc;oes estao vislumbradas ou se 

existem meios menos danosos de resposta que a pretendida. 

c) Ha proporcionalidade? 

Reporta-se em verificar se a forc;a adotada em resposta e proporcional a 
ameac;a durante todo o processo da ac;ao ate o dominio do suspeito, ou seja, a 

proporcionalidade nao pode ser estanque, a forc;a inicialmente despendida avaliada 

proporcional podera tornar-se abusiva quando mantida a sua intensidade frente a 

uma resistencia decrescente. 

d) Ha conveniencia? 

A resposta da conveniencia da ac;ao ou da resposta pretendida passa pela 

percepc;ao situacional e espacial, o momenta e o local. A percepc;ao desta 

condicionante fecha o ciclo mental da resposta de forc;a e autoriza a ac;ao 

propriamente dita. 0 emprego de uma resposta de forc;a pode ser legal, ser 

necessaria e proporcional, contudo, inconveniente, a exemplo de resposta letal com 

arma de fogo frente a uma ameac;a letal percebida em uma aglomerac;ao urbana 

com inumeros civis inocentes no mesmo ambiente do evento. 

0 uso excessive, indevido ou arbitrario de forc;a, causando danos fisicos ou 

marais, ou a atuac;ao equivocada de policiais ou seguranc;as, mostram o despreparo 

e a falta de treinamento que geram medo e revolta na populac;ao, descredito das 

instituic;oes e condenac;ao pelos 6rgaos de imprensa. 

0 policial militar deve respeitar e fazer cumprir as leis e normas vigente ao 

mesmo tempo evitar a responsabilidade civil ou penal que o uso indevido ou 

exagerado da forc;a produz, porem, isso nao significa ter uma atitude passiva que 

paralise suas ac;oes e ameace a sua integridade fisica ou moral. 

Nesse contexte, e importantissimo que o policial militar seja equipado com 

recursos que aumentem sua seguranc;a, ao mesmo tempo tenha a capacitac;ao 

necessaria para sua utilizac;ao de maneira efetiv~, e finalmente tenha treinamento e 

dominio de procedimentos e tecnicas para sua defesa pessoal. 
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Como exemplo, o PM que tenha apenas urn cassetete em seu cinturao, nao 

tendo sido treinado em tecnicas de defesa pessoal, ira utiliza-lo para bater ao inves 

de tentar aplicar uma chave de brago para controlar o agressor. 

Na falta de conhecimento tecnico especifico, o primeiro recurso que o 

policial militar utiliza, normalmente, e excessivo ou tecnicamente inadequado. 

A forga utilizada deve ser proporcional ap nivel de ameaga que o oponente 

representa. Avalia-se a ameaga somando varios fatores relacionados ao policial 

militar ou ao agressor como, por exemplo, a idade, sexo, tamanho, porte, preparo 

fisico, nivel de habilidade, relagao numerica entre policiais e agressores, alem da 

avaliagao de circunstancias especial, como a proximidade do oponente a armas, o 

conhecimento de informagoes relevantes sabre a periculosidade do oponente, o fato 

do PM estar ferido ou exausto ou em posigao vulneravel. 

Urn PM sozinho pode utilizar urn nivel de forga maior contra varios 

oponentes, mas se o oponente for muito mais fraco e representar urn risco menor, e 

recomendado escalonar para menos o uso da forga. E a percepgao da situagao 

como urn todo que proporciona a escolha e dosagem do nivel de forga que sera 

utilizado durante a agao. 

0 conceito de policiamento ostensivo preconiza que o policial fardado, 

atento e com uma boa postura e urn fator inibidor, apenas a sua presenga pode 

evitar que uma agao criminosa seja consumada. Por isso, urn policial em publico 

deve optar por tecnicas que nao causem constrangimento, ao mesmo tempo em que 

preservem, na medida do possivel, a integridade fisica do proprio agressor. 

A decisao correta s6 sera adotada dentro de urn leque de opgoes tecnicas 

aprendidas e internalizadas. 0 nivel de reposta ou de reagao, entao, tern de 

obrigatoriamente atender ao fundamento do necessaria entendimento da adogao de 

mecanismos de forga em gradiente tecnico razoavel, de onde conclui-se com 

seguinte reflexao: 

0 uso progressivo da fon;a e a se/eqao adequada de opqoes de forqa pelo 

policial em resposta ao nivel de submissao do individuo suspeito ou infrator 

a ser contra/ado. 0 uso progressivo da forqa pode tambem ser definido 

como uma ferramenta para ajudar na determinaqao de que tecnicas ou nivet 

de forqa e apropriado para varias situaqoes que possam surgir. E uma lista 

de tecnicas que possuem uma graduaqao que vai das mais "fracas" ou 

menos violentas ate as mais "fortes" ou mais extremas, como a forqa fetal. 

(WILL/ANS, 2001) 
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5.3.1 Niveis de forga progressiva 

0 fundamento principal no uso progressive da forga e 0 uso desta 

ferramenta de forma gradual e progressiva, enquadrando um nivel de forga 

proporcional a ameaga percebida. A escalade forga pode didaticamente ser dividida 

em seis fases, quais sejam: Presenga Fisica, Verbalizagao, Controles de Contato, 

Tecnicas de Submissao, Taticas Defensivas Nao-Letais e Esforgo Letal. 

Presen~a fisica 

A presenga fisica do policial reporta-se ao esteio do policiamento ostensive e 

preventive, em que o simples fato de estar o agente da lei presente e identificado 

atua como fator de dissuasao da pretensao criminosa. E a percepgao da presenga 

do Estado e de sue poder e autoridade atuando como elemento de inibigao. 

Verbaliza~ao 

Baseia-se na capacidade do policial em comunicar-se, e a habilidade de 

comunicagao. A verbalizagao, o uso da palavra de processar-se em conjunto com a 

presenga fisica, ou seja, a expressao verbal deve ser acompanhada de expressao 

fisica gestual, de comportamento e de postura. 

A verbalizagao, como qualquer outra fase do uso progressive da forga, tern 

sua propria graduagao, ou seja, a intervengao policial pode iniciar-se em um 

sussurro dirigido ate gritos fortes de comando verbal. 

Dentro do controle verbal, outros elementos devem ser observados para que 

haja por parte do suspeito entendimento perfeito da mensagem e credibilidade 

desta. 0 conteudo e forma da mensagem entao sao essenciais. 

A mensagem deve ser clara, curta, concisa, o suspeito deve imediatamente 

entender a ordem e as conseqOencias possiveis de seu nao acatamento. 0 tom 

deve ser audivel e replete de autoridade, contudo, respeitoso e cuidadoso com o 

vocabulario, evitando-se termos chulos e girias. . 

0 controle verbal deve servir como meio imediatamente inicial de seguranga 

da agao, por conta disso e que se deve imediatamente, atraves desta ferramenta, 

isolar e controlar as maos do suspeito. Nao pode haver confusao na comunicagao, 
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ou seja, o suspeito nao deve ser confundido, bern como, nao podera o controle 

verbal desviar-se para uma discussao ou duelo verbal com o suspeito. 

Controles de contato 

Este fase do gradiente de fon;a baseia-se no treinamento e condicionamento 

do policial na utilizagao de tecnicas de defesa e agao com as maos livres, ou seja, 

tecnicas de imobilizagao, condugao e o uso de algemas. 

Tecnicas de submissao 

Nesta fase do gradiente de forga a situagao passa a envolver uma ameaga 

ativa onde o suspeito demonstra sinais de agressividade. A forga despendida nesta 

fase baseia-se em tecnicas de defesa em forgamento e mais incisivas, ainda fincada 

no treinamento em tecnicas de defesa, mas em· maior nfvel de forga ou atraves de 

tecnicas mais contundentes; admite-se nesta fase o uso moderado de agentes 

qufmicos de menor poder ofensivo como espargidores. 

Taticas defensivas nao-letais 

Nesta fase defronta-se com urn suspeito em agao agressiva, o 

comportamento do suspeito e violento e necessita-se domina-lo e submete-lo para 

se estabelecer controle sobre o individuo. Desta feita utilizam-se de todos os meios 

nao letais disponiveis, adotam-se agentes qufmicos mais fortes, bastoes como o 

bastao PR 24 (equivocadamente nominado . de "tonfa") e o bastao retratil, 

equipamentos eletronicos de emissao de energia eletrica como o "taser" e o "stun 

gun", bern como, a propria munigao nao- letal, como cartuchos de projeteis de 

plastico ou de borracha. 

Esfor~o letal 

0 esforgo letal atraves da utilizagao de armas de fogo constitui-se no grau 

maximo de forga de que pode o policial valer-se - medida extrema para situagoes 

extremas onde o controle definitivo e indispensavel. Esta ferramenta deve 
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enquadrar-se como medida excepcional e quando ja se percorreu gradiente em suas 

outras fases anteriores, ou seja, tentaram-se outras medidas anteriores ao esforc;o 

letal, a menos que percorrer gradiente fosse medida inutil frente ao caso concreto. 

Sendo recurso derradeiro e de forc;a sua utilizac;ao deve fundar-se em tres 

aspectos formadores do chamado Triangulo de Forc;a Letal, a habilidade a 

oportunidade e o risco, como vejamos: 

a) Habilidade e a capacidade fisica do suspeito de causar dano em urn policial ou 

em outra pessoa inocente. lsso significa que o suspeito porta uma arma capaz de 

provocar morte ou lesao grave. Habilidade pode tambem incluir a capacidade fisica 

do suspeito ou sua capacidade tecnica como artes marciais. 

b) Oportunidade diz respeito a existencia de condic;oes favoraveis para o suspeito o 

utilizar de seu potencial ou habilidade em matar ou ferir gravemente. 

c) Risco se materializa quando o suspeito, de posse de sua habilidade e tendo a 

oportunidade, toma a frente e o coloca urn policial ou uma pessoa inocente em serio 

risco fisico. 

FIGURA 01- TRIANGULO DE FORCA LETAL 

FONTE: SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA- SENASP (2003) 

Em toda ac;ao policial com uso da forc;a, e em particular quando se despende 

de esforc;o letal, o foco e a preocupac;ao basica devem ser os aspectos de 

seguranc;a, a seguranc;a prioritariamente do publico em geral, seguida pela 

seguranc;a propria do agente da lei e a do proprio suspeito ou infrator. Velar pela 

seguranc;a de terceiros inocentes mesmo antes da seguranc;a propria e pressuposto 

inerente ao risco assumido da propria profissao. 
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A ordem de prioridades deve pressupor que a policia, pela sua propria 

condiqao, deva aceitar alguns riscos e estar certa de que o publico em geral 

nao sera exposto ao perigo e que o emprego de armas e metodos serao 

previamente avaliados para cada caso. VIANNA, 2000. 

5.3.2 Nfveis de submissao dos suspeitos 

0 foco de qualquer confronto deve situar-se a partir da conduta ou das 

agoes dos suspeitos, ou seja, a forga empregada em gradiente, ou a forga 

progressiva, atende a percepgao da ameaga onde a resposta policial podera ser: 

a) Preventiva: Quando a experiencia e o conhecimento tecnico levam o policial e 

adotar medidas antecipadas. 

b) Ativa: Quando o policial passa a agao dentro de limites de seguranga e eficacia. 

c) Reativa: Quando o policial adota condutas frente as agoes agressivas 

materializadas do suspeito. 

Os suspeitos podem se enquadrar, invariavelmente, nos seguintes tipos 

descritos com os quais o policial podera se defrontar. A percepgao da conduta do 

suspeito e que ira qualifica-lo dentro de urn dos tipos, por sua vez determinando urn 

tipo de postura preventiva, ativa ou reativa: 

a) Normalidade: Situagao de rotina e patrulhamento, apenas se faz a observagao 

preventiva, sem necessidade de intervengao. 

b) Cooperativo: 0 suspeito e submisso e cordato, obedece prontamente e nao oferece 

resistencia em ser revistado ou ate algemado. 

c) Resistente passivo: 0 suspeito simplesmente nao acata a ordem policial, resiste de 

forma pacifica sem manifestagao ffsica agressiva, como deitar-se im6vel no chao. 

d) Resistente ativo: A resistencia e ativamente ffsica, soa como urn forte desafio 

ffsico, como tentativa de fuga ou empurroes. 
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e) Agressivo nao-letal: A resistencia fisica e forte e hostil, o suspeito efetivamente 

ataca a vitima ou o agente da lei. 

f) Agressivo letal: E o tipo mais raro de suspeito na rotina policial, contudo, eo tipo 

mais serio em potencial ofensivo e representa grave ameac;a a vida de terceiros ou 

do proprio agente da lei. 

Postos os tipos de suspeitos quanto a sua submissao, cabe uma reflexao 

mais acurada em relac;ao ao tipo "resistente passivo", uma vez que sua passividade 

frente ao ordenamento policial pode fluir de outras razoes diferentes do mero nao 

acatamento da autoridade. 

Cabe ao policial certificar-se se o suspeito nao escuta ou nao compreende 

devido a alguma deficiencia ou limitac;ao fisica ou ate pelo uso de alguma 

substancia; nao acata o comando simplesmente para desafiar e desequilibrar o 

policial com o intuito de angariar simpatia de observadores ao mesmo tempo em que 

induz o agente da lei ao vexame ou ao abuso; quer ganhar tempo para distrair a 

atenc;ao do policial para esconder alguma informac;ao ou encobrir comparsas; 

prepara fuga ou uma reac;ao fisica contundente. 

5.3.3 A percepc;ao policial do risco 

0 uso legal da forc;a parte do pressuposto unico de que o Estado, delegando 

aos seus agentes, e o detentor exclusivo desta ferramenta, por conta disso, a 

utilizac;ao da forc;a de forma legal vincula-se diretamente a percepc;ao policial do 

risco na ameac;a. 

Como colocado anteriormente, toda ac;ao policial deve fluir de uma 

seqUencia de causa e efeito balizada pela legalidade e na percepc;ao do risco, esta 

ultima, por sua vez, sera influenciada por determinadas varaveis e determinadas 

circunstancias especiais de aumento de forc;a, e: este conjunto percebido e que ira 

determinar o nivel de forc;a aplicada. 

As variaveis que influenciam a percepc;ao policial do risco, segundo a 

SENASP, pod em ser: 

18 Variavel: 0 numero de policiais e suspeitos envolvidos. 
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2a Variavel: Comparative de bi6tipos, idade, sexo entre policiais e suspeitos. 

3a Variavel: Capacitac;ao dos policiais envolvidos em tecnicas de defesa. 

4a Variavel: Nivel ou estado mental e emocional do policial. 

As circunstancias especiais que influenciam a percepc;ao policial do risco e 

que podem viabilizar o aumento de forc;a podem ser: 

1 a Circunstancia: A possibilidade de o suspeito estar armado com viabilidade de 

efetuar disparos. 

2a Circunstancia: Policial em posicionamento tatico de desvantagem em relac;ao ao 

terreno, exposto demasiadamente, sem coberturas ou encurralado. 

3a Circunstancia: Nivel de habilidade conhecida do suspeito como, por exemplo, o 

conhecimento em artes marciais ou treinamento militar. 

4a Circunstancia: 0 Policial detem informac;oes seguras e precisas a respeito do 

porte de armas de fogo por parte do suspeito. 

sa Circunstancia: Materializac;ao de uma vioh§l"!cia contra uma vitima ou contra o 

proprio policial. 

A combinac;ao de variaveis e circunstancias, dentre inumeros outros 

aspectos presentes na imprevisibilidade de uma ac;ao policial, ira determinar o 

aumento ou a diminuic;ao da forc;a empregada, dai tambem a necessidade de 

constante capacitac;ao e treinamento para que, com o dominio de urn conteudo 

tecnico adequado, esteja minimizada a possibilidade de erro na avaliac;ao do risco e 

da conseqOente forc;a a ser aplicada, reduzindo-se, por conseguinte, possibilidades 

de abuso ou de inseguranc;a na ac;ao. 



40 

5.4 MODELOS DE GRADIENTE DE FORc;A 

Os modelos de uso de for9a se constituem em esquemas que visam graduar 

a a9ao policial em proporcionalidade a amea9a apresentada. A maioria dos modelos 

existentes e estudados vern da America do Norte, especialmente dos Estados 

Unidos e Canada, paises reconhecidamente pioneiros nas doutrinas de policia 

comunitaria e no estudo continuado das questoes de seguran9a publica. 

5.4.1 Modele FLETC2 

Trata-se de urn modele grafico composto em degraus e paineis. Em urn dos 

paineis se encontra a percep9ao policial em rela9ao a atitude suspeita. Em outro 

painel esta a percep9ao de risco realizada pelo policial simbolizado par numeros em 

algarismos romanos e cores. No terceiro painel encontram-se os niveis de repostas 

correspondentes ou niveis de rea9ao desejada. Os niveis sao crescentes a partir da 

faixa inferior. 

Em que pese abranger e relacionar a maioria das percep96es genericas de 

risco, nao considera a presen9a policial como urn nivel de for9a, estabelecendo 

como nivel inicial as comandos verbais, aforante o pequeno pecado em nao 

reconhecer a simples presen9a ostensiva como urn mecanisme de for9a. 

FIGURA 02- MODELO FLECT 

FONTE: GRAVES e CONNOR- Continuum Force Model, USA, 1994, p. 8 

2 FLECT- FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTER. Continuum Force Model. 
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5.4.2 Modelo GILIESPIE3 

Constitui-se em urn modelo grafico . em forma de tabela na qual se 

apresentam cinco colunas graduadas por cores e seis linhas basicas de ac;ao 

divididas entre o comportamento do agente e a resposta da autoridade. 

A ac;ao ou conduta dos suspeitos esta dividida em quatro colunas que por 

sua vez, sao subdivididas respectivamente em situac;oes de diferentes percepc;oes 

policiais. A progressao da forc;a funda-se em cinco niveis em subdivisoes crescentes 

de resposta , correlacionando a atitude do suspeito com a avaliac;ao de risco, 

condic;ao mental do policial e resposta de forc;a adequada. 

Modelo complexo, contudo, muito completo e detalhado, e o policial que 

domine e compreenda sua dinamica por certo estara impecavelmente preparado 

para o uso da forc;a. Sua adaptac;ao a realidade brasileira exigiria treinamento 

dirigido vista sua complexidade. 
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PE''RSUAsAO VERSAl 
ie(raiei ~ ~Ci~"i.1vr~ - -
Av1.1Ua~o 
e Docidir sobre a prlsao 
• Avaua~ao 
Con:trnfe per: 
• Jl9Si~iO• de t!SCO[taj 
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• contt~n~~n de lmpac:to. 

FIGURA 03- MODELO GILESPIE 

FONTE: GILESEPIE et. al.- A Line Officer's Guide, Kansas, USA, 1998, p. 5 

3 GILLESPIE, Thomas T., et al.. Police- use of force- A Line Officer's Guide. Shawnee Mission, 
Kansas, USA. Varro Press, 1998. 
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Destaca-se neste modelo a verbaliza<;ao como uma gradua<;ao de for<;a que 

interage em outros niveis, iniciando no segundo ate o penultimo, imediatamente 

antes do esfor<;o letal. 

5.4.3 Modelo REMSBERG4 

Este modele esta concebido em forma de degraus em eleva<;ao, onde os 

degraus inferiores simbolizam os niveis de for<;a de menor grau e os degraus 

superiores simbolizam os niveis de for<;a de maier grau. 

De facil assimila<;ao, peca em deficiencia pela simplicidade, nao estabelece 

correla<;6es entre niveis de for<;a com a atitude do suspeito ou com a percep<;ao de 

risco denotada pelo policial. Sao entao cinco niveis de for<;a e cada um deles 

subdividido em outros sub-niveis que tambem se encontram em ordem crescente a 

partir do nivel inferior. 

ARMA DE FOGO 

INSTRUMENTO 
DEIMPACTO 

MADS IVRES 

FIGURA 04- MODELO REMSBERG 

FONTE: REMSBERG -The Tactical Edge. Northbrook, lk, USA, 1999, p. 433 

4 REMSBERG, Charles. The Tactical Edge- Surviving High- Risk. Northbrook, lk, USA. Calibre 
Press, 1999. 
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5.4.4 Modelo Canadense- RCMP5 

Este modelo se constitui por meio de circulos sobrepostos e subdivididos em 

diversos niveis. A circunferencia interna representa o comportamento do suspeito e 

a externa, a resposta policial para tal comportamento. 

No circulo interno vislumbra-se cinco subdivisoes para cada a<;ao observada 

no suspeito, e onde gradua<;oes de tonalidades de cores definem o potencial da 

amea<;a, transitando entre o branco e o preto, respectivamente entre as amea<;as de 

menor potencial para as de maior potencial. 

No circulo externo encontram-se, em sete niveis diferentes as a<;oes de 

resposta policial frente as amea<;as percebidas. Gada nivel interage com outro 

atraves da mudan<;a de cores e tal mudan<;a nao se faz estanque, ao contrario, 

quando termina um nivel de for<;a outros ainda estao disponiveis. Usam-se sete 

cores para cada uma das gradua<;oes de for<;a. 

Modelo pratico, de facil compreensao, memoriza<;ao e entendimento pelo 

policial, podendo ser util e adaptavel a realidade policial brasileira. 

Comportamento ~~-----""""""'\t 
dosuspeito 

FIGURA 05- MODELO CANADENSE 

FONTE: RCMP -Continuum Force Model. Montreal, Canada, 2003 

Ac;ao do 
polfcfal 

5 RCMP- ROYAL CANADIAN MONTED POLICE. Continuum Force Model. Montreal, Canada, 
2003. 
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5.4.5 Modelo NASHVILLE6 

Tal modelo e formatado em eixo de coordenadas onde o eixo "x" 

corresponde a atitude dos suspeitos, estando tal eixo graduado em cinco niveis. 0 

eixo "y", graduado em quatro niveis, corresponde a resposta de for9a do agente da 

lei . 

Sua utiliza9ao parte da analise do grafico formado pelo cruzamento dos 

eixos, apresentando-se em duas formas, uma mais severa e outra menos severa. 

Completam o grafico em sede de orienta9ao fatores e circunstancias que podem 

influenciar a decisao do agente da lei no nivel de for9a a ser despendido frente a 
amea9a identificada. 

De extrema simplicidade e compreensao, apenas duas variaveis para o uso 

da for9a , peca em nao contemplar quesitos de avalia9ao de risco ao agente da lei. 

Fator~ de Sujei~ao 
!dad · 
s xo 
Tamanho 
HabHidad 
En do M ntal 

Almadt~ fogo 

FIGURA 06- MODELO NASHVILLE 
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Posi~io no Solo 
rminente Perigo 

FONTE: METROPOLITAN NASHVILLE POLICE- Use of Force- Force Continuum. USA, 1996. 

6 METROPOLITAN NASHVILLE POLICE. Use of Force- Force Continuum. 1996. 
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5.4.6 Modelo PHOENIX7 

Trata-se do modelo mais simplista dos estudados, elaborado em forma de 

tabela simples em duas colunas; uma coluna representando a a9ao policial desejada 

que se corresponde na outra coluna (que infere) a conduta do suspeito. 

Apresenta sete niveis de for9a correspondentes a sete tipos de amea9as 

percebidas, sendo o primeiro nivel a ausencia de for9a correspondente a ausencia 

de resistencia do suspeito, culminando no esfor9o letal frente a resistencia letal. 

De facil compreensao, de percep9ao direta e imediata pode ser adaptado a 

qualquer realidade policial, inclusive a realidade brasileira. 

FIGURA 07- MODELO PHOENIX 

FONTE: PHOENIX DEPARTMENT POLICE - Use of Force- Force Continuum. USA, 1996 

5.4.7 Compara96es entre os modelos de for9a 

Os quadros comparatives entre os modelos de for9a a seguir apresentados 

estabelecem rela96es entre tais modelos adotando como parametres o formate, a 

escala de cores, a percep9ao policial do risco, a' avalia9ao da atitude do suspeito e 

os n iveis de for9a ou alternativas de for9a a serem desencadeada frente as 

situa96es percebidas. 

7 PHOENIX DEPARTMENT POLICE. Use of Force- Force Continuum. 1996. 



FIGURA 08- COMPARATIVO- MODELOS FLETC E GILlESPIE 

FONTE: SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA- SENASP (2003) 

FIGURA 09- COMPARATIVO- MODELOS REMSBERG E CANADENSE 

FONTE: SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA- SENASP (2003) 
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FIGURA 10- COMPARATIVO- MODELOS NASHVILLE E PHOENIX 

FONTE: SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA- SENASP (2003) 
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5.4.8 Proposta de modelo basico para o uso da forga no Brasil 

0 modelo a baixo, concebido8 pel a SENASP, constitui-se em um grafico em 

formato de trapezio com seis niveis de cores. Apresenta duas laterais formadas por 

uma seta central de dois sentidos. A lateral esquerda representa a percepgao policial 

frente a situagao concreta e a lateral direita representa as respostas de forga 

possiveis e correspondentes a percepgao havid.a. A seta central de dois sentidos 

representa a escala de forga em ascendencia ou descendencia, fazendo considerar 

que a forga concreta na agao pode variar nos dois sentidos, ou seja, pode haver a 

necessidade de elevar-se o nivel de forga como possibilidade de sua redugao. 

0 modelo apresenta escala de forga crescente da base em diregao ao topo 

da figura e, por se tratar de uma representagao em forma de trapezio, apresenta 

tambem o estreitamento em diregao ao topo, ou seja, simbolicamente, quer 

representar a concepgao de que quanto maior for a forga despendida mais estreitos 

serao os parametres de decisao por parte do agente da lei, ou mais excepcional 

deve ser a medida de forga extrema. 

FIGURA 11 - PROPOSTA DE MODELO BASICO PARA USO DE FOR<;A 

FONTE- SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA- SENASP (2003) 

8 Proposta de Modelo Basico para o Uso da For~a, constante da apostila Uso Legal da Forc;a -
Modulo 2- Mode los de Uso Progressive da For<;a, SENASP, 2003, p.1 0. 
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5.5 A DEFESA POLICIAL 

lnicialmente e preciso observar que o conceito de Defesa Policial constitui-se 

num conjunto de tecnicas de defesa e ataque derivadas de inumeras artes marciais 

e artes de combate para usa policial, tendo como principia o esforc;o nao-letal, ou 

seja, sao as medidas de controle ou submissao dos suspeitos, adotadas antes do 

usa de armas de fogo ou do esforc;o letal. 

Consoante o preconizado no Manual Tecnico Profissional de Defesa Policial, 

tendo o Policial decidido pelo usa de tecnicas de defesa, e necessaria a 

compreensao de que a ac;ao a ser adotada tern par fundamento um comportamento 

REATIVO, desprendida em maior ou menor grau diretamente proporcional a 
agressao apresentada. 

0 objetivo primordial da aplicac;ao de Tecnicas de Defesa Policial e 

estabelecer CONTROLE sob o suspeito, dosando a forc;a ao limite necessaria para 

controla-lo. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, exige 

condicionantes de carater fisico, mental e psicol6gico. Constituindo-se uma pratica 

fisica trabalha condic;oes aer6bicas, musculares, circulat6rias, etc. A pratica de 

atividade fisica revela-se importante na contribuic;ao como redutor dos niveis de 

estresse e melhora o funcionamento bioquimico do corpo humano, na medida em 

que ocupa e mantem em funcionamento sistemas vasculares e os grupos 

musculares e end6crinos, especialmente com a pberac;ao de dopamina, endorfina e 

cerotonina, este ultimo conhecido como o harmonia da felicidade. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, 

considerando utilizar-se de fundamentos de Artes Marciais, aumenta os niveis de 

disciplina de conduta e de disciplina mental, atuando tambem como valvula de 

escape ou redutor de ansiedades e do estresse, bern como agindo no controle dos 

niveis de adrenalina. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, permite ao 

policial desenvolver autoconfianc;a, melhorar a auto-estima, sentir-se preparado e 

qualificado, par conseguinte, atuando como fator de melhora no equilibria emocional 

e psicol6gico. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, e exigivel 

como esforc;o precedente ao esforc;o letal, ou seja, nao se pode basear a capacidade 
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policial de resolver problemas ou confrontar-se com marginais apenas a partir da 

perspectiva do uso da arma de fogo. Nao significa abdicar ou pretender substituir o 

esforgo letal, Ionge disso, o uso de armas de fogo em esforgo letal tern se mostrado 

cada vez mais necessaria no confronto urbano e rural face ao crescimento constante 

da marginalidade, de sua crueldade e do seu desrespeito as autoridades 

constitu idas. 

Por inumeras vezes os policias se veem obrigados em responder fogo no 

confronto armado e muitos tombam nestes momentos decisivos, contudo, nao se 

pode dar aos policiais uma unica possibilidade tecnica de resolugao de problemas, 

ate porque, ao pensar-se no universo das agoes policiais que geram detengoes, 

prisoes, retengoes de meliantes, quantas delas se desenvolvem em confrontos 

armadas? Sem qualquer duvida, pode-se afirmar que em sua maioria, as 

intervengoes policiais nao se dao no ambito do confronto armado. 

Sob o ponto de vista administrative, institucional e penal, quantos 

procedimentos poderiam ser evitados a partir de urn condicionamento tecnico 

especifico diverso do esforgo letal? 

Agir com discrigao, evitar tumultos, panico, forga em excesso, tiros perdidos, 

sao obrigagoes do Policial Militar. Para isso, o mesmo devera ser alvo de uma 

capacitagao adequada que prestigie o uso de tecnicas de defesa pessoal. 

Policiais treinam tecnicas de defesa pessoal somente nos cursos de 

formagao ou de reciclagem, alem de utilizarem boa parte do treinamento com 

tecnicas e conceitos de artes marciais tradicionais, ou tecnicas adaptadas a 

realidade dos outros paises de onde sao provenientes, o que por si s6 justifica 

investir em treinamento constante e padronizagao. 

Justifica-se ainda o investimento didatico na formagao e especializagao do 

policial militar em tecnicas nao letais quando, considerado tambem o volume das 

intervengoes policiais repressivas, mesmo que ·tomadas em qualquer periodo de 

amostra, observa-se com facilidade, mesmo sem comparatives estatisticos ou 

numericos, pelo simples exercicio da 16gica racional, que das inumeras as chamadas 

que demandam forga, na sua absoluta maioria nao se exige esforgo letal, exigindo

se sim outros mecanismos tecnicos mais adequados. 

Fosse pouco este conteudo proprio ou universal, a cultura policial ja ha muito 

tempo, foi o prestigio permanente no treinamento e condicionamento no uso de 

armas de fogo, que, por urn lado, trazem, num contexto de erro operacional ou de 
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avaliac;ao, resultados desastrosos e muitas vezes irreversfveis, e de outro lado, 

implicam na cultura e na permanente crenc;a de que a autoridade funda-se no uso de 

armas de fogo finalfsticamente, evidenciando-se como (mica "bengala" do policial em 

ac;ao. 

As ac;oes policiais se travam no contexto humano prioritariamente. A polfcia 

interfere nas ac;oes humanas e nas lides humanas, e os eventuais erros durante a 

utilizac;ao de armas de fogo, sejam pelo despreparo em tecnicas menos letais, 

exigfveis de serem aplicadas em gradiente de forc;a, sejam pela cultura internalizada 

de seu uso abrangente, irao implicar, invariavelmente, no comprometimento da vida. 

Urn cidadao comum ou ate urn criminoso, quando atingido 

desnecessariamente por armas de fogo regularmente e legalmente postas a 

disposic;ao dos agentes da lei, em muitas ocasioes sabidas e conhecidas, pode 

causar grave comoc;ao social, e o agente garantidor da ordem publica acaba por se 

tornar o autor de sua desordem. A desordem ou o rompimento da ordem por conta 

destes eventos motivam a repulsa social e contribui para a desconfianc;a da 

populac;ao em relac;ao a capacidade e a legitimidade de suas polfcias e, na 

aritmetica basica social, a ausencia da ordem fertiliza o crime. 

Tais erros motivam, por vezes, polfticas de seguranc;a desastrosas, artificiais 

ou cosmeticas, quase sempre com a intenc;ao de resposta publica rapida e imediata 

quando hostes do poder estatal estancam ou procuram estancar o problema sob o 

argumento de que a falha esta especificam~nte localizada nos aparelhos de 

seguranc;a, eximindo-se de suas responsabilidades inerentes a gestao e ao controle 

do sistema. 

Sob o ponto de vista economico, a existencia da desordem fundada na 

descrenc;a do Estado, especificamente nas suas polfcias, torna-se contraproducente 

a evoluc;ao economica, o medo e a violencia comum ou estatal reduzem 

possibilidades de neg6cios, acanham os empreendedores, contribuem para a 

socializac;ao da miseria, sem perder de vista o custo estatal para com os feridos, 

mutilados ou mortes em decorrencia de erros policiais. 

lnstitucionalmente, ficam as polfcias num constante processo de equilibrar 

prejufzos, contabilizando seus erros, que implicam no afastamento do cidadao, 

rotineiramente procurando justificativas, fazendo ou procurando fazer exercfcios 

diarios de afirmac;ao de sua capacidade e transparencia, o que, por si s6, 

desmorona as instituic;oes e a marginaliza na propria sociedade, ou seja, no computo 
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do despreparo fica o sistema trabalhando para garantir sua propria existencia, 

enquanto a missao precipua de servir se deteriora. 

Do ponto de vista das conseqOencias pessoais, nao se pode perder de vista 

que todo profissional de policia se caracteriza tambem como urn cidadao, como filho 

ou pai de alguem, sujeito de direitos e deveres, s.ujeito politico e social. Urn erro letal 

de urn policial implicara em enormes conseqOencias no ambito de sua instituic;ao, 

sejam pela marginalizac;ao do erro ou pelas severas conseqOencias, conseqOencias 

estas de quatro vetores, penal, administrative, civel e disciplinar. 

Ainda, conseqOencias decorrentes da potencializac;ao de processos 

estressores no ambito de sua vida social comum, frente a sua comunidade e sua 

familia, alem dos eventuais prejuizos psicol6gicos que podem nutrir futuros desvios 

de conduta ou a psicosomatizac;ao como o alcoolismo, a drogadic;ao e a violencia 

domestica. 

No aspecto de carga horaria, a maioria dos cursos de formac;ao ou 

especializac;ao contempla carga horaria minima de tecnicas de defesa pessoal, 

situando-se entre trinta a sessenta horas, nao obstante algumas especializac;oes 

sequer incluirem nos seus curriculos tais tecnicas. De mesma sorte, a instituic;ao 

convencionou seus treinamentos em defesa pessoal passando notadamente pela 

aplicac;ao de curriculos ligados a formac;ao em artes marciais, disto decorrem os 

curriculos baseado no Karate Brasileiro, e, nao menos importante, as reciclagens ou 

instruc;oes de manutenc;ao de rotina nao atendem as necessidades de fixac;ao de tal 

conteudo. 

E preciso entender-se de que a pratica de defesa pessoal como meio menos 

letal ou nao-letal, tern de ser olhada como rotina obrigat6ria seja em qualquer nivel 

de formac;ao ou especializac;ao ou nas instruc;oes regulares de tropa, porque isto 

implica na constante internalizac;ao de conceitos· e na capacitac;ao tecnica para usa 

de ferramentas suficientes e anteriores ao usa do equipamento letal. E preciso 

tambem entender-se que a formac;ao baseada e fundada em conceitos 

programaticos restritos em artes marciais, nao se adequa a realidade policial. 

0 treino em artes marciais implica na dedicac;ao de Iongo prazo, na busca de 

elevac;ao de graduac;oes, no respeito desportivo e no conceito de preparac;ao 

atletica, conceitos estes inviaveis na dinamica da nossa atividade. Contudo, o 

treinamento dirigido a tecnicas de defesa nao letais, implica em determinada 

freqOencia de atividade fisica, bern como a exigencia de condigoes fisicas minimas 
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para sua pratica, de sorte que isto tambem acarretara a adoc;ao de uma concepc;ao 

de constante treinamento ffsico, o que produzira beneffcios em relac;ao a saude do 

policial, inclusive como elemento de reduc;ao de estresse e como mecanismo para 

desenvolvimento da autoconfianc;a. 

Justifica-se a busca de tecnicas de defesa pessoal como instrumento de 

gradiente de forc;a e como mecanismo de capacitac;ao policial para a preservac;ao da 

vida, nao obstante todos os demais beneffcios implicitos em sua pratica em nivel 

pessoal e institucional. Passa pela necessidade de reformulac;ao dos conceitos de 

frequencia de treinamento e, especialmente, pela adoc;ao de urn arcabouc;o de 

conhecimentos derivados de diversas artes marciais, ou nao, caracterizados pelo 

numero reduzido de tecnicas, pela simplicidade, pela eficiencia e por sua adequac;ao 

universalizante as diversas faixas etarias dos policiais em atividade. 

5.5.1 Aspectos essenciais da defesa policial 

A chave se encontra em trabalhar tres aspectos basicos: Autocontrole, o 

Dominio do Oponente e Visao Ampla da Situac;ao, segundo o que consta do Manual 

Tecnico Profissional de Defesa Policial. 

Autocontrole 

Nunca se deve efetuar qualquer ac;ao de defesa policial se nao acreditarmos 

que podemos faze-lo, pois urn instante de hesitac;ao pode ser fatal. Neste passo, o 

desenvolvimento do autocontrole e essencial. 

Pela repetic;ao de uma situac;ao desenvolve-se a adaptac;ao, e e essa 

adaptac;ao que ira produzir a capacidade de reagir friamente ante o perigo, e ate 

mesmo antecipa-lo. Para isso, a capacidade principal a ser desenvolvida e a 

atenc;ao, e com o tempo e com a pratica adapta-se o bi6tipo as mais improvaveis 

reac;oes. 

Ainda no que se refere ao autocontrole, e preciso observar que a profissao 

policial exige condutas profissionais e pessoais distintas. E a percepc;ao destas 

exigencias implicitas a profissao que impelem o Policial, mesmo que de folga, a que 

seja urn observador, que entenda fatores de suspeic;ao, que compreenda a 

normalidade e a anormalidade em qualquer quadro de situac;ao. 



53 

Esta percepgao permanente que faz o policial escolher urn Iugar adequado 

em urn restaurante, costas protegidas, sempre observando a porta e o caixa; olhar a 

rua antes de entrar em casa; observar os frentistas e o movimento do posto antes de 

abastecer; observar os caixas do mercado e suas fei96es antes de adentrar o 

ambiente; parar no semaforo com a arma em condigao de saque, controlar 

retrovisores, manter distancia de manobra e evasao; observar em qualquer ambiente 

a possibilidade de abrigos e cobertas, angulos de tiro, linhas seguras de tiro, etc. 

Tais posturas comuns a policiais beiram a neurose para aos que nao sao do 

meio, as vezes ate perturbam e constrangem familiares, amigos, maridos e esposas, 

mas para agentes da lei e intrfnseco, comum, condicionado, automatico, e a isto se 

nomina de niveis de alerta. 

Dominio do oponente 

Para se dominar urn oponente e necessaria aplicar a tecnica adequada no 

momenta adequado, moldando-se a situagao, e isto pressupoe intenso treinamento. 

Se as tecnicas ensinadas forem faceis de serem aprendidas e simples de serem 

executadas, elas serao moldaveis a situagao e, principalmente, eficientes e eficazes. 

Neste tocante, podemos destacar os cinco princfpios basicos da 

aprendizagem de Defesa Policial: 

1. Repeti~ao: repetir o movimento tantas vezes quanta for necessaria, diminuindo 

hesitagoes eo tempo de execugao do mesmo, tornando-o o mais naturale imediato 

possfvel. Este e o chamado movimento instintivo/reflexivo. 

2. Dor: A dor deve ser utilizada para dominar o oponente, quanta mais dor 

provocarmos maior sera nosso domfnio do oponente. A dor pode ser utilizada para 

paralisar o adversario, machuca-lo ou para distraf-lo. Pode ser considerado com o 

principia absoluto da contengao de urn oponente. 

3. Adapta~ao: Adaptar as tecnicas a cada situa9ao. Conhecer cada detalhe da 

tecnica e transferir sua efetividade para as mais diversas situagoes. 
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4. Mudan~a: Sempre alternar tecnicas, nunca insistir em tecnicas que no momento 

nao estao sendo efetivas. Utilizar a direc;ao da forc;a do adversario. 

5. Versatilidade: Treinar todas as tecnicas e situac;oes o mais proximo da realidade, 

simulando e invertendo, quando se adquire o total domlnio de uma tecnica, dificulta

se aumentando a resistencia a ela no treinamento. 

Visao ampla da situa~ao 

Avaliar os riscos e decidir racionalmente a melhor forma de intervir. Somente 

o treinamento pode proporcionar esta situac;ao. Pensar em todos os riscos a que se 

esta sujeito. Quando se decide intervir ou nao houver escolha, atuar com forc;a e 

tecnica para obter o controle do adversario o mais rapido posslvel, sem hesitac;ao. 

Para se visualizar amplamente a situac;ao, devem-se observar os seguintes 

pontos: 

1. Antecipar as intenc;oes do oponente; 

2. Nao agir precipitadamente; 

3. Avaliar o tipo de comportamento que o oponente apresenta, se ele esta nervoso, 

drogado, irritado; 

4. Avaliar distancia, presenc;a de armas, numero de envolvidos; 

5. Colocar-se no Iugar do adversario, tentar pensar como se fosse ele. Lembrar-se 

de que o fator surpresa pode estar tanto de urn lado como de outro. 

Niveis de alerta 

Toda pessoa, de alguma forma, tern ativos sentidos de percepc;ao. Na 

maioria das vezes, especialmente antes de urn evento de risco, as pessoas denotam 

algum sentimento de desconforto ou desconfianc;a. A este evento o cidadao comum 

nomina de "pressentimento". 

Aos policiais treinados e, como parte integrante da aprendizagem pela via da 

experiencia, este fenomeno pode ser definido como nlveis de alerta, quais sejam: 
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Nivel 01: dado a qualquer cidadao comum, seu nfvel de percep<;ao de perigo 

inviabiliza uma rea<;ao, nao toma cautelas antecipadas e, quando percebe o perigo, 

este ja esta materializado. 

Nivel 02: dado a qualquer policial, sua conduta e sempre de observa<;ao e 

antecipada, mesmo fora da a<;ao profissional. 

Nivel 03: dado ao policial quando a partir da observa<;ao percebe o perigo, avalia a 

situa<;ao e se posiciona para enfrenta-lo. 

Nivel 04: dado ao policial quando materializa uma a<;ao ou rea<;ao frente a situa<;ao 

de perigo detectada. 

A atividade policial nao e comum, polici~is nao sao cidadaos comuns sob o 

ponto de vista profissional, nenhum policial pode se dar ao luxo de nao se manter 

sempre minimamente em nfvel de alerta 02, alias, e exigfvel que assim o seja. 

5.5.2 Estresse policial 

0 estresse pode afetar o organismo de diversas formas e seus sintomas 

podem variar de pessoa para pessoa. Existe uma sensibilidade pessoal que reage 

quando enfrentamos urn problema, e essa particularidade explica como lidamos com 

situa<;oes desafiadoras, decidindo enfrenta-las ou nao. Nao sao s6 situa<;oes ruins 

que nos deixam estressados. Todas as grandes mudan<;as que passamos na vida 

sao situa<;oes estressantes, mesmo se elas forem boas e que estejam nos fazendo 

felizes. 

A necessidade de ajuste deixa o organismo preparado para "lutar ou fugir", 

aumentando a pressao arterial e a frequencia cardfaca, e contraindo musculos e 

vasos sangufneos. Na natureza esta adapta<;ao e necessaria, visto que o animal 

precisa tomar uma decisao rapida de defesa ou ataque, mas, em se tratando de 

seres humanos que convivem com diversas situa<;oes estressantes, esta rea<;ao 

pode ser prejudicial. 0 excesso de estresse pode causar desde dores pelo corpo e 

queda de cabelo ate sintomas serios como hipertensao e problemas no cora<;ao. 

0 fato de urn evento emocional como o estresse afetar o organismo se deve ao 
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intimo relacionamento entre o sistema imunol6gico (defesa), sistema nervoso 

(controle) e sistema end6crino (hormonal). Portanto, urn estresse intenso pode afetar 

qualquer urn desses sistemas levando a diversidade dos sintomas do estresse. 

Quando a situagao de perigo ocorre, todo o organismo e posto em alerta. 

Todo animal inclusive o homem, quando em perigo, prepara-se para duas situagoes: 

escapar ou atacar. Ao perceber urn possivel perigo, urn ou mais dos sentidos manda 

ao cerebro esta informagao sob forma de sinais eletricos; o cerebro reage liberando 

imediatamente o ACTH, que aciona as supra-renais, que segregam hormonios que 

causam reagoes tipicas: vasos da pele contraem-se bruscamente retirando sangue 

evitando assim hemorragias em caso de pequenos ferimentos (palidez); os alveolos 

pulmonares dilatam-se, aumentando a entrada de ar, e os hormonios aceleram a 

respiragao; o ACTH forga o figado a produzir mais agucares dando energia extra aos 

musculos. 

Na atividade policial estas reagoes, estao as vezes, intimamente ligadas a 

contragao involuntaria do dedo que puxa o gatilho; os olhos sao preparados para 

detectar o perigo com a dilatagao das pupilas; a adrenalina dopa o sistema nervoso 

nas regioes responsaveis pelo sono. Frequentemente as escalas de servigo e os 

servigos extras do Policial nao lhe permitem o repouso adequado e a repetitividade 

das ocorrencias deixa-o em constante estado de alerta. 

Situagoes policiais de elevado risco, gerando alto grau de estresse, podem 

ainda desencadear reagoes atipicas pela abrupta e brutal liberagao de adrenalina na 

corrente sanguinea, notadamente observadas em confrontos armados, podendo, 

contudo, manifestar-se em menor grau em situagoes de esforgo nao-letal, mas em 

elevado grau de estresse, como a seguir: 

a) 0 Aumento do tonus muscular 

Diz respeito ao aumento da forga fisica em fungao da brutal liberagao de 

adrenalina, nos confrontos armados com a utilizagao propria de arma de fogo. Pode 

gerar o risco de disparos acidentais, visto o aumento da forga premida no gatilho e 

desconhecida do policial. Em Defesa Policial deve ser conhecida para ser usada 

favoravelmente, caso contrario pode-se eventualmente gerar lesoes nao pretendidas 

nos suspeitos como fraturas e ate o 6bito. 
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b) Exclusao auditiva 

Diz respeito a perda temporaria da audic;ao, impedindo o policial de escutar 

ordens ou receber orientac;oes quando em confronto. Ha casas em que o policial 

sequer escuta o disparo de sua propria arma, continuando a acionar o gatilho 

mesmo depois da arma descarregada. Em defesa policial este sintoma deve ser 

conhecido para nao interferir no controle amplo da situac;ao, limitando ou reduzindo 

o sentido de percepc;ao auditiva. 

c) Visao em tunel 

Diz respeito a perda da visao periferica, a visao policial fica centrada apenas 

no ponto de risco ou no fogo do agressor, impedindo a percepc;ao de outro perigo ou 

movimentac;ao lateral. Em Defesa Policial, tal sintoma deve ser conhecido, vista que 

controle periferico e essencial mesmo em intervenc;oes sem esforc;o letal. 

Tais reac;oes organicas devem ser conhecidas e estudadas para que o 

policial tenha a consciencia de que pode, eventualmente, estar submetido a estes 

eventos de estresse, e eles, par sua vez, podem comprometer a percepc;ao de risco, 

a percepc;ao ambiental e a percepc;ao da dosagem da forc;a a ser aplicada. 

Dependendo da capacidade de absorc;ao dos problemas conseqOentes da 

excessiva pressao profissional, do tipo de alimentac;ao, dos estados de saude 

pessoal e familiar, bern como a conseqOente falta de pratica de atividades fisicas 

saudaveis, todo este conjunto, em maior ou menor intensidade, pode com o passar 

do tempo, levar a comportamentos anormais e ate violentos. 

d) Taquipsiquia. 

Efeito do estresse que representa a extrema rapidez na maneira ou forma 

de pensar. As ligac;oes que se estabelecem com o meio sao aceleradas. Este 

pensamento muito acelerado acaba par produzir relac;oes que prejudicam o 

estabelecimento de conceitos racionais. 

A taquipsiquia em seu grau maximo, ao extrema, chega a causar fuga de 

ideias, se associa ao quadro manfaco e pode-se ver alterada a afetividade da 

pessoa. Este transtorno produz euforia e reac;oes extremadas. 
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e) Analgesia 

Efeito do estresse que representa incapacidade de sentir dor estando ainda 

consciente. A analgesia impossibilita que o organismo reaja a ameac;as simples, 

deixando o policial a merce de ferimentos que podem leva-lo a 6bito, como cortes 

com armas brancas ou traumatismos profundos, bern como, ameac;as ambientais, 

acidentes, ou ataques de animais. 

5.6 OS BENEFiCIOS DA PRATICA DE DEFESA POLICIAL 

A defesa policial fundamentada na reuniao de diversas tecnicas de variadas 

artes marcial implica, quando de sua pratica e treinamento, em atividade flsica, tanto 

e que se fazem exigiveis antes de qualquer treino, processos de alongamento e 

aquecimento, nao obstante exigirem ainda do praticante, processos de concentrac;ao 

e disciplina, portanto, atividades que necessitam despender esforc;o flsico, pratica 

mental e comportamental que induzem beneflcios gerais ao seu praticante. 

Os pilares fundamentais da vida saudavel sustentam-se na alimentac;ao 

controlada e na pratica ffsica regular. Uma refeic;ao adequada e a base para urn born 

desempenho fisico, sao os nutrientes que forn~cem a energia necessaria para os 

diferentes tipos de situac;ao onde o PM pode se encontrar. Alem disso, uma boa 

alimentac;ao proporciona muitos dos elementos essenciais para a sfntese de novos 

tecidos e o reparo dos ja existentes. 

Quanta mais conhecimento a respeito de alimentac;ao e seus beneflcios o 

PM retiver, em conjunto com sua atividade fisica profissional ou nao, mais facil lhe 

sera a escolha dos alimentos que farao parte da sua alimentac;ao diaria. 

0 principal objetivo em ter uma alimentac;ao adequada geralmente se 

resume a proporcionar quantidades ideais de energia ao corpo. 

Os Carboidratos fornecem a principal fonte de energia para o organismo e 

sao encontrados em alimentos como cereais, massas, paes, batata e mandioca, 

arroz e frutas. 

As Proteinas promovem o reparo e a construc;ao dos tecidos durante 

processos catab61icos e anab61icos e sao encontradas em carnes, Ieite e seus 

derivados (queijos e iogurtes) e ovos. 

As Vitaminas e Minerais facilitam a transferencia de energia e a sintese dos 
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tecidos e sao anti-oxidantes, prevenindo o envelhecimento das celulas. Sao 

encontradas em. frutas e verduras. 

Os alimentos acima constituem os tres principais grupos alimentares, 

conhecidos respectivamente como Energeticos, Construtores e Reguladores, 

devendo cada refeic;ao canter um ou mais alimentos desses grupos, o que gera o 

equilibria nutricional. 

Dependendo da intensidade, durac;ao e do tipo do treinamento ou trabalho a 

ser executado, o individuo pode ter uma necessidade de nutrientes diferenciada. 

Muito se tern modernamente dito sabre os beneficios organicos da atividade 

fisica. Quanta aos aspectos especificos dos beneficios da atividade fisica, ver-se-a 

em seguida mais detalhadamente. 

5.6.1 Beneficios na dimensao funcional motora 

A func;ao cardiorrespirat6ria, conhecida como capacidade aer6bica, e 

definida operacionalmente como a capacidade do organismo em se adaptar a 

esforc;os fisicos moderado, que envolve a participac;ao de grandes grupos 

musculares. Ainda, tal func;ao requer a participac;ao significativa do sistema 

cardiovascular e respirat6rio. 

0 nivel de condicionamento fisico, adquirido pela pratica regular de atividade 

fisica, capacidade aer6bica, reflete, entre outros fatores fisiol6gicos e metab61icos, 

os aspectos relacionados a produc;ao e transporte do oxigenio e sua participac;ao na 

utilizac;ao de extratos energeticos na manutenc;ao do trabalho muscular. 

Quando um individuo e exposto a um esforc;o fisico, rotineiro no trabalho 

policial, os musculos ativos demandam quantidades crescentes de oxigenio para 

que se possa atender a demanda de energia. necessaria no trabalho muscular, 

portanto, individuos de melhor preparo fisico ou preparo aer6bico responderao com 

maior eficiencia nas atividades cotidianas ou profissionais. 

Dentro dos programas de treinamento fisico, os mais adequados para 

trabalhar e aprimorar a func;ao cardiorespirat6ria sao aqueles que envolvem a 

utilizac;ao de grandes grupos musculares e podem ativar todo o sistema organico de 

oxigenac;ao: corac;ao, pulmoes, sangue e vasos sanguineos. Tratam-se de 

exercicios de media a longa durac;ao, dinamicos, de intensidade moderada como os 

pr6prios utilizados no ciclo de treinamento de defesa policial. 
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A atividade ffsica obtida atraves do treinamento em tecnicas de defesa 

policial ainda apresenta ganhos para a fungao musculo-esqueletico. Tal fungao e 

reconhecida mundialmente como de suma importancia na manutengao da saude, 

compondo tres fatores especiais: a forga, a resistencia e a flexibilidade. 

A atividade ffsica decorrente do treinamento em tecnicas de defesa, bern 

como da atividade fisica em geral, importam entao na manutengao de adequados 

indices de forga/resistencia dentro da saude funcional, notadamente no que se 

refere a prevengao e ao tratamento de problemas posturais, articulares de lesoes 

musculo-esqueleticas. 

indices adequados de forga/resisteneia adquirida pela pratica ffsica 

desempenham importante papel na regulagao hormonal e no metabolismo de alguns 

substrates, particularmente na sensibilidade insulinica. 

Nao menos importante, a atividade fisica regular estabelece niveis 

adequados de flexibilidade muscular. Os indices de flexibilidade resultam da 

elasticidade demonstrada pelos musculos associada a mobilidade das articulagoes. 

As articulagoes se mantem estaveis em razao de ligamentos, tendoes e capsulas 

existentes nas estruturas, compostas fundamentalmente por tecidos elasticos. 

A falta de exercicios fisicos podera desencadear urn processo de 

enrijecimento dos tecidos elasticos, restrigao de movimentos e comprometimento da 

flexibilidade. lndividuos de maior flexibilidade. tendem a mover-se com maior 

facilidade sao menos suscetiveis a lesoes e apresentam menor incidencia de 

problemas na esfera 6steo-mio-articular. 

5.6.2 Beneffcios na dimensao fisiol6gica 

A pressao sanguinea resulta da associagao do trabalho cardiaco mediante a 

agao de contragao e relaxamento de seus musculos e da propriedade de 

elasticidade dos vasos sanguineos, destinados a absorver a forga que o sangue 

exerce em suas paredes, portanto, a pressao arterial e indicador da eficiencia do 

sistema de bombeamento e circulagao sanguinea. 

Hemodinamicamente, uma pressao mais elevada devera provocar 

sobrecarga adicional ao trabalho cardiaco, acompanhada de danos irreversiveis as 

paredes internas das arterias. 

Outra condigao de interferencia no nivel de saude diz respeito aos niveis de 
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lipidios sanguineos. No processo de transporte dos lipidios no corpo, surge urn 

sistema composto tambem par proteinas. Esta associagao de lipidios e proteinas e 

chamada de lipoproteinas. 

Dentre as lipoproteinas destacam-se as de baixa densidade (LDL-C low 

density lipoproteins), de alta densidade (HDL-C high density lipoproteins) e urn 

terceiro tipo, de densidade muito baixa (VLDL-C very low densty lipoproteins). 0 

primeiro tipo e responsavel par cerca de 50 a 60 par cento do colesterol armazenado 

nas celulas, contribui diretamente para alteragoes nas paredes internas das arterias 

e do desenvolvimento de placas ateroscler6ticas. As do segundo tipo transportam 

colesterol dos tecidos e da corrente sanguinea para excregao ou sintese no figado, 

portanto, apresentam relagao inversa nas doengas das coronarias, atuando como 

fator preventivo das ateroscleroses. As do terceiro tipo apresentam-se lipidios 

constituidos basicamente de triglicerideos em vez de colesterol, intimamente 

associadas as ateroscleroses progressivas. 

A intolerancia a glicose e tambem fator a ser destacado nas condigoes de 

saude. A expressao mais grave de tal intolerancia e o diabetes mellitus. No que diz 

respeito ao diabetes, destacam-se os de tipos I e II: no primeiro, nenhuma 

quantidade de insulina e secretada, e no segundo ha a produgao de insulina, 

contudo, nao em quantidades suficientes. 

Feitas estas consideragoes, do ponto de vista da promogao da saude, 

estudos e especialistas apontam a atividade fisica como capaz de metabolizar maior 

proporgao de lipidios e carboidratos, interferindo diretamente nos niveis de glicose 

no sangue, na regulagao da pressao sanguinea, na produgao de insulina e na 

utilizagao de lipidios como fonte de energia. ~ao menos importante, a atividade 

fisica age favoravelmente na redugao de lipoproteinas total, LDL-C e triglicerideos, 

concomitante elevagao do HDL-C. 

5.6.3 Beneficios na dimensao comportamental 

No que diz respeito a fatores emocionais, ainda ha dificuldades em delimita

los, tendo em vista que individuos em situagoes estressantes geralmente adotam, do 

ponto de vista da prevengao da saude, habitos menos saudaveis (tabagismo, 

sedentarismo, alimentagao irregular), ou ainda estes somados aos fatores 

estressantes pr6prios da atividade profissional. 
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A atividade policial por si s6 constitui fator de estresse. 0 trabalho em turnos, 

interrompendo o ritmo normal do rel6gio biol6gico com a perda de noites de sono, a 

exigencia constante de nfveis de alerta, as pressoes pr6prias da atividade sob o 

prisma de responsabilidade administrativa, civil, penal e disciplinar, o sedentarismo 

decorrente de atividade executada em autom6vel durante diversas horas, estresse 

termico decorrente de temperaturas severas em perfodos de inverno ou ven~o. 

podem interferir na produgao do servigo policial bern como gerar fatores degradantes 

aos sistemas ffsico, biol6gico e emocional. 

Neste sentido, o treinamento de defesa policial enquanto atividade ffsica 

agira positivamente atraves de agao tranquilizante e sensagao de bem-estar, uma 

vez que o esforgo ffsico induzira o organismo a uma maior produgao dos hormonios 

conhecidos como endorfinas, provocando reagoes bioqufmicas que podem diminuir 

nfveis de estresse. Ainda, tem-se o papel de substancias chamadas beta-endorfinas, 

liberadas durante a atividade ffsica, sendo que este grupo de substancias reduz a 

dor e traz sensagao de euforia. 

A pratica ffsica encontrada no treinamento de defesa policial produz efeitos 

psicol6gicos importantes, destacando-se a melhora da auto-estima, a melhora do 

autoconceito, a melhora da imagem corporal, diminuigao da ansiedade, melhora das 

fungoes cognitivas e da socializagao. 

Nao menos importante, a pratica de defesa policial, enquanto treinamento 

tecnico de repetigao e internalizagao de conceitos exige nfveis elevados de 

concentragao e disciplina, derivando-se tais tecni'cas de diversas artes marciais e de 

combate que acabam trazendo junto os conceitos pr6prios de autodisciplina, o que 

vira redundar entao em resultados de melhora nos nfveis gerais de disciplina. 

A capacitagao tecnica do policial em tecnicas de defesa policial interfere 

diretamente no processo de formagao e solidificagao da autoconfianga. Urn policial 

treinado e com ganhos ffsicos, comportamentais e fisio16gicos tendera a ser mais 

confiante na resolugao de problemas sem o uso de esforgo letal. Seu conhecimento 

e preparo tecnicos, sua auto-estima apurada, seu autoconceito presente, fisicamente 

preparado e mentalmente equilibrado, atuara na diregao, por certo, da redugao do 

esforgo letal. 
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5.7 CONTEUDOS DIDATICOS ATUAIS DE DEFESA POLICIAL NA PMPR 

Os conteudos relativos da disciplina de defesa pessoal na PMPR estao 

regulados nos pianos de materias (PLAMA) dos cursos de formagao em seus 

diversos nfveis, quais sejam: Curso de Formagao de Soldados (CFSd), Curso de 

Formagao de Cabos (CFC), Curso de Formagao de Sargentos (CFS) e o Curso de 

Formagao de Oficiais (CFO), sendo que tais pianos se amparam em currfculos que 

por sua vez seguem as normas ditadas atraves da Diretriz Geral de Ensino 

elaborada pela Diretoria de Ensino da corporagao e assinada pelo Comandante 

Geral. 

Evidenciou-se no processo de pesquisa, contudo, que a disciplina de defesa 

pessoal entende-se como especffica e de formagao, ausente, portanto, dos cursos 

em nfvel de especializagao em seus diversos nfveis hierarquicos. 

Tal constatagao surpreende, visto que as disciplinas de Tiro Policial e 

Educagao Ffsica estao presentes obrigatoriamente, como nao poderia ser diferente, 

em todos os cursos de formagao, mas tambem se fazem presentes em 

especializagoes diversas, como a exemplo o Curso de Aperfeigoamento de Oficiais 

(CAO) realizado em nfvel de capitaes e no Curso Superior de Polfcia (CSP), 

realizado em nfvel de oficiais superiores (majores e tenentes-coroneis). 

Tal constatagao revelou nao s6 urn status superior relegado a uma disciplina 

focada em esforgo letal como opgao institucional em aferir a disciplina de defesa 

pessoal uma penetragao limitada em detrimento de sua importancia como esforgo 

anterior ao letal, portanto, indispensavel que fosse permanente em especializagoes 

e formagao ou no mfnimo em status igual. 

Dos cursos em nfvel de formagao extrafram-se as seguintes cargas horarias: 

TABELA 01- CARGA HORARIA DE DEFESA PESSOAL NOS CURSOS DE FORMACAO DA PMPR 

CURSO CARGA HORARIA 

Cursa de Farmac;aa de Oficiais (3° ana) 

Cursa de Farmac;aa de Oficiais (2° ana) 

Cursa de Farmac;aa de Oficiais (1° ana) 

Cursa de Farmac;aa de Sargentas 

Cursa de Farmac;aa de Cabas 

Cursa de Farmac;aa Saldadas 

FONTE: APMG/CFAP (2007) 

50 haras-aula 

50 haras-aula 

60 haras-aula 

30 haras-aula 

20 haras-aula 

50 haras-aula 
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Em relac;ao as cargas horarias na formac;ao, novamente extrairam-se 

parametres intrigantes a respeito da opc;ao institucional sobre o tema, especialmente 

quando confrontadas com as cargas horarias totais dos cursos, como a seguir: 

TABELA 02- CARGA HORARIA TOTAL E CARGA HORARIA DE DEFESA PESSOAL 

CURSO 

Curso de Formagao de Oficiais (1°, 2° e 3° anos) 

Curso de Formagao de Sargentos 

Curso de Formagao de Cabos 

Curso de Formagao Soldados 

FONTE: 0 autor (2008) 

:roTAL 

4030 h/a 

850 h/a 

380 h/a 

1300 h/a 

DEFESA PESSOAL 

160 h/a 

30 h/a 

20 h/a 

50 h/a 

No contexto de formac;ao de profissionais policiais militares, o PLAMA e 

documento basico, elaborado pelos estabelecimentos de ensino formais da 

corporac;ao, quais sejam a Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), Centro de 

formac;ao e Aperfeic;oamento de Prac;as (CFAP) eo Centro de Ensino e lnstruc;ao do 

Corpo de Bombeiros (CEI), de acordo como respective curricula do curso, conforme 

prescrevem as normas em vigor para o setor na instituic;ao. Saindo da egide dos 

estabelecimentos formais, as unidades operacionais, em seus cursos de formac;ao, 

notadamente de cabos e soldados, submetem seus pianos a aprovac;ao da Diretoria 

de Ensino. 

Em relac;ao aos pianos de materias dos cursos em nivel de formac;ao, 

constatam-se os seguintes conteudos, a iniciar pelo CFO: 

CARGA OBJETIVOS 

ANO HORARIA PARTICULARES 

- Desenvolver habilidades e reflexos 

necessarios a propria defesa e de outrem, 

com tecnicas modernas e eficientes; 

10 60 H/A - Executar as diferentes tecnicas de quedas e 

rolamentos de modo a evitar fraturas e 

contusoes; 

- Criar doutrina que "o policial-militar treinado 

e confiante nao usara violencia", empregara a 

tecnica adequada. 

QUADRO 01- PLAMA DE DEFESA PESSOAL PARA 0 1° CFO 

FONTE: STE/APMG (2007) 

UNIDADES DIDATICAS 

UN I DADE I - Teoria da 

Defesa Pessoal 

UNIDADE II - Tipos de Base 

UN I DADE Ill- Ataques 

UNIDADE IV- Defesas 

UNIDADE V- PR 24 
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CARGA OBJETIVOS 

ANO HORARIA PARTICULARES UNIDADES DIDATICAS 

- Desenvolver habilidades e reflexos UNIDADE I - Saidas de 

necessaries a propria defesa e de outrem, gravatas, empunhaduras, 

com tecnicas modernas e eficientes; chave de brac;o, agarramentos 

20 50 H/A - Executar as diferentes tecnicas de quedas e UNIDADE II - Quedas e 

rolamentos de modo a evitar fraturas e 

contusoes; 

- Estimular a pratica de defesa pessoal. . 

QUADRO 02- PLAMA DE DEFESA PESSOAL PARA 0 2° CFO 

FONTE: STE/APMG (2007) 

CARGA OBJETIVOS 

ANO HORARIA PARTICULARES 

- Desenvolver habilidades e autoconfianc;a 

necessaria a defesa propria defesa e de 

projec;oes 

UNIDADE Ill - PR 24 

UNIDADES DIDATICAS 

UNIDADE I- Armas e taticas 

defensivas alternativas 

terceiros, eficazmente desenvolvidas para o UNIDADE II - Revisao das 

30 50 H/A servic;o policial; tecnicas 

- Encorajar o policial a utilizar a escalada de 

forc;a aplicando armas e taticas defensivas 

alternativas ao uso da forc;a letal. 

QUADRO 03 - PLAMA DE DEFEA PESSOAL PARA 0 3° CFO 

FONTE: STE/APMG (2007) 

0 quadro 04 a seguir explicita o plano de materia na disciplina de defesa 

pessoal do Curso de Formac;:ao de Sargentos da PMPR. Este curso atende ao 

prop6sito de habilitar o policial militar detentor da graduac;:ao de Cabo para ascender 

a graduac;:ao de Sargento. 0 cabo PM que pretende ascender ao proximo pasta 

submete-se a concurso publico interno obediente ao edital especifico e suas 

condic;:oes de inscric;:ao. 

CARGA 

HORARIA OBJETIVOS PARTICULARES UNIDADES DIDATICAS 

- Desenvolver habilidades e reflexos UNIDADE I - Teoria da Defesa 

necessaries a propria defesa e de outrem, Pessoal 

com tecnicas modernas e eficientes; UNIDADE II- Tipos de Base 

- Executar as diferentes tecnicas de quedas e UNIDADE Ill- Ataques 
30 h/a UNIDADE IV- Defesas rolamentos de modo a evitar fraturas e 



contusoes; 

- Criar doutrina que "o policial-militar treinado e 

confiante nao usara violemcia", empregara a 

tecnica adequada; 

- Desenvolver habilidades necessarias na 

utilizac;:ao do bastao PR 24; 

- Estimular o usa de algemas e bastao para o 

servic;:o policial. 

QUADRO 04- PLAMA DE DEFESA PESSOAL PARA 0 CFS 

FONTE: STE/APMG (2007) 
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UNIDADE V - Safdas de gravatas, 

empunhaduras, chave de brac;:o, 

agarramentos 

UNIDADE VI- Usa de bastao 

UNIDADE VII- Algemamento 

UNIDADE VIII- Retengao de arma 

0 quadro 05 refere-se ao PLAMA de defesa pessoal do Curso de Formac;ao 

de Cabos da PMPR. Tal curso segue os mesmos moldes estabelecidos para o curso 

anteriormente citado, ou seja, destina-se a proporcionar a ascensao do Soldado PM 

a proxima graduac;ao, a graduac;ao de Cabo PM, nos mesmos moldes, submetendo

se a concurso interne e obediente ao edital do concurso e suas condic;oes de 

inscric;ao. 

CARGA 

HORARIA 

20 h/a 

OBJETIVOS PARTICULARES 

- Desenvolver habilidades e reflexes 

necessaries a propria defesa e de outrem, 

com tecnicas modernas e eficientes; 

- Executar as diferentes tecnicas de quedas e 

rolamentos de modo a evitar fraturas e 

contusoes; 

- Estimular a pratica de Defesa Pessoal, pais 

na atividade representara uma autoconfianga; 

- Desenvolver habilidades necessarias na 

utilizac;:ao do bastao PR 24; 

- Desenvolver habilidades e reflexes de modo 

a evitar a retirada da sua arma do coldre. 

QUADRO 05- PLAMA DE DEFESA PESSOAL PARA 0 CFC 

FONTE: STE/APMG (2007) 

UNIDADES DIDATICAS 

UNIDADE I - Teoria da Defesa 

Pessoal 

UNIDADE II- Tipos de Base 

UNIDADE Ill - Ataques 

UNIDADE IV- Defesas 

UNIDADE V- SeqOencias de 

com bate 

UNIDADE VI - Safdas de gravatas, 

empunhaduras, chave de brac;:o, 

agarramentos 

UNIDADE VII- Quedas e projec;:oes 

UNIDADE VIII -Usa de bastao 

UNIDADE IX- Algemamento 

UNIDADE X- Retenc;:ao de arma 
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Ambos os cursos entao, CFS e CFC, estao voltados a atender as pretensoes 

de ascensao profissional do publico interno, no ciclo das pra9as, ativo na institui9ao. 

No ultimo quadro verifica-se o plano de materia de defesa pessoal para o 

Curso de Forma9ao de Soldados, este curso, por sua vez, destinado ao ingresso de 

civis na institui9ao na sua primeira gradua9ao, ou seja, voltado ao publico externo. 

0 contingente de candidates ao ingresso nas fileiras da institui9ao da Policia 

Militar se constituiu basicamente de pessoas que efetivamente nao tiveram 

experiencia profissional anterior com seguran9a publica. 

Por exigencia basica para presta9ao do concurso, o candidate masculine 

deve estar em dia com as obriga96es do servi9o militar, ou seja, os candidates 

masculines devem ser reservistas. Dentre os reservistas, alguns poucos candidates 

ao ingresso contam com experiencia militar anterior fruto do servi9o militar 

obrigat6rio prestado nas unidades do exercito brasileiro no perfodo basico de urn 

ano, implicando, portanto, em forma9ao militar que e parte da forma9ao do soldado 

da Polfcia Militar. 

CARGA 

HORARIA 

50 h/a 

OBJETIVOS PARTICULARES 

- Desenvolver habilidades e reflexos 

necessaries a propria defesa e de outrem, 

com tecnicas modernas e eficientes; 

- Executar as diferentes tecnicas de quedas e 

rolamentos de modo a evitar fraturas e 

contusoes; 

- Estimular a pratica de Defesa Pessoal, pois 

na atividade representara uma autoconfianga; 

- Desenvolver habilidades necessarias na 

utilizagao do bastao PR 24; 

- Desenvolver habilidades e reflexos de modo 

a evitar a retirada da sua arma do coldre. 

QUADRO 06 - PLAMA DE DEFEA PESSOAL PARA 0 CFSd 

FONTE: STE/APMG (2007) 

UNIDADES DIDATICAS 

UNIDADE I - Teoria da Defesa 

Pessoal 

UNIDADE II- Tipos de Base 

UNIDADE Ill - Ataques 

UNIDADE IV- Defesas 

UNIDADE V- SeqOencias de 

com bate 

UNIDADE VI - Safdas de gravatas, 

empunhaduras, chave de brago, 

agarramentos 

UNIDADE VII - Quedas e projegoes 

UNIDADE VIII - Uso de bastao 

UNIDADE IX- Algemamento 

UNIDADE X- Retengao de arma 
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Quanta aos pianos de materias em nfvel de formac;ao na PMPR, observa-se 

que em relac;ao aos conteudos programaticos da disciplina de defesa pessoal, bern 

como, em relac;ao aos objetivos particulares da disciplina, cumprem o que 

tecnicamente seria recomendavel, contudo, vislumbra-se certo descompasso em 

relac;ao as cargas horarias, notadamente as do CFS e CFC, vista referirem-se a 

efetivos diretamente ligados a atividade operacional, portanto, imprescindfvel serem 

submetidos a treinamento mais abrangente em termos de carga horaria. 

No que concerne a formac;ao de oficiais, considerando-se ser urn curso em 

nfvel superior com bacharelado em seguranc;a publica, entende-se a carga horaria 

em defesa pessoal muito acanhada, considerando que os recem-formados devem 

atuar como instrutores e orientadores tecnicos dos efetivos operacionais. 
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6 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no decorrer do desenvolvimento do trabalho adotou 

a tecnica da observagao nao-participante. 

Destarte, inicialmente foi realizado o levantamento da literatura disponivel 

para fundamentar os objetivos especificos. 

Em sede pratica de experimentagao e observagao das tecnicas de defesa 

policial, estas foram pontuadas atraves de treinamentos fundados em variadas 

tecnicas derivadas de diversas artes marciais constantes tambem do conteudo do 

Manual Tecnico Profissional de Defesa Policial9 . 

Foi estabelecido urn grupo voluntario dentre policiais militares buscando 

caracteristicas heterogemeas fisicas, cronol6gicas e de sexo em numero de dez 

pessoas, os quais, inicialmente, foram submetidos a uma entrevista visando 

estabelecer o perfil individual dentro das caracteristicas buscadas, bern como, o 

conhecimento que detinham em tecnicas de defesa. 

A heterogeneidade das caracteristicas buscadas nos voluntaries objetivou 

atingir amostra que traduzisse diversidade dos recursos humanos aplicados 

operacionalmente na PMPR. 

lnicialmente os voluntaries foram submetidos a tres avaliagoes individuais e 

diferentes, a primeira buscando mensurar o atual condicionamento fisico, a segunda, 

medindo o conhecimento atual detido em tecnicas de defesa pessoal e a terceira 

mensurando capacidade de interpretagao de situagoes operacionais e a escolha de 

alternativas de forga. 

Feitos os primeiros testes os voluntaries foram treinados em tecnicas de 

defesa policial, desenvolvendo-se tal treinamento em duas fases: uma fase de 

treinamento propriamente dito de todo o conteudo selecionado e uma segunda fase 

de reciclagem do mesmo conteudo. Os conte'udos constaram de urn plano de 

materia que foi elaborado com base nos conteudos ja exigidos na PMPR, 

contemplado na pesquisa por tecnicas caracterizadas pela eficiencia, simplicidade, 

facilidade de assimilagao e adequadas a diversidade dos recursos humanos da 

instituigao. 

9 No Ana de 2005 este pesquisador em co-autoria com o Sargento Marcel Marcus Manholi 
desenvolveu o Manual Tecnico Profissional de Defesa Policial, tratando-se de um manual fotografico 
contendo tecnicas de defesa para policiais. 
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As atividades de treinamento foram dirigidas e ministradas por instrutor 

devidamente habilitado e com comprovada experiencia em artes marcais e tecnicas 

de defesa pessoal, sob observagao permanente do autor, durante os meses de 

Janeiro, Fevereiro e Margo de 2008. 

As fases especificas de treinamento possibilitaram mensurar a carga horaria 

necessaria para aplicagao de todo o conteudo selecionando, revelando-se em 68 

horas/aula, e a carga horaria necessaria para a reciclagem destes conteudos, 

evidenciando-se em 08 horas/aula, efetivada no mes de Abril de 2008. 

Terminados o treinamento e a reciclagem, os voluntaries foram submetidos 

nova mente aos mesmos testes inicialmente . aplicados, visando mensurar da 

evolugao ou nao quanta ao condicionamento fisico, retengao de conteudos em 

tecnicas de defesa policial e capacidade de percepgao e resolugao de problemas 

com escolha de alternativas de forga. 

Com base nos dados obtidos atraves dos processes observagao e de 

treinamento, estabeleceu-se uma analise objetiva e percentual em relagao ao 

aproveitamento do grupo em termos tecnico, fisico e comportamental entre outras 

percepgoes indiretas (que foram) reveladas. 

6.1 PRIMEIRA FASE- GRUPO DE VOLUNTARIOS 

A partir de efetivos existentes na 3 a Companhia PM do 11° BPM, na cidade 

de Cianorte/PR, estabeleceu-se urn grupo voluntario dentre policiais militares, 

buscando nestes caracterfsticas fisicas, cronol6gicas e de sexo heterogeneas, 

sendo os mesmos identificados para controle com numeragao de 01 a 10. 

0 grupo estabelecido em numero de dez voluntaries foi submetido ao 

programa complete de treinamento constante do plano de materia definido para a 

pesquisa. 

0 Grupo foi identificado individualmente atraves de formulario cadastral 

nominado de "PERFIL DO VOLUNTARIO" (anexo 01), que contemplou a 

qualificagao do voluntario, a atividade que desempenha, caracteristicas fisicas de 

peso e altura, idade, habitos fisicos e avaliagao propria do conhecimento em 

tecnicas de defesa pessoal. 

Alem da heterogeneidade das caracteristicas dos voluntaries que objetivou 

atingir amostra que traduzisse a diversidade de caracteristicas dos recursos 
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humanos aplicados operacionalmente na PMPR, cuidou-se tambem em selecionar a 

partir do criteria de emprego efetivo na atividade tim. Conforme tabela o abaixo, 

observam-se aspectos gerais dos perfis: 

TABELA 03- CARACTER[STICAS DOS VOLUNTARIOS 

Numero de Sexo Ida de Tempo de Pratica atividades Auto- avalia~ao em 

controle servi~o fisicas? Tecnicas de Defesa 

01 M 42 23 anas Regularmente Bam 

02 M 42 22 anas Regularmente Regular 

03 M 41 18 anas Regularmente Bam 

04 M 40 17 anas Naa pratica I nsuficiente 

05 M 34 12 anas Regularmente lnsuficiente 

06 M 31 10 anas Regularmente Regular 

07 M 29 09 anas lrregularmente lnsuficiente 

08 M 28 04 anas lrregularmente Regular 

09 F 26 1,7 anas Re:gularmente Regular 

10 M 23 1,7 anas lrregularmente Regular 

FONTE: 0 autar (2008) 

6.2 SEGUNDA FASE- AVALIACOES INICIAIS 

0 grupo voluntario, inaugurando o processo pratico, foi submetido 

individualmente a tres tipos diferentes de avaliag6es, aplicadas na primeira quinzena 

do mes de janeiro de 2008, testes estes nominados de A, 8 e C. 

Os referidos testes aplicados nas avaliag6es iniciais terao, respeitados seus 

tipos, conteudo identico quando das avaliag6es finais. 

A primeira avaliagao consistiu de urn Exame de Aptidao Fisica constante das 

tabelas em vigor na PMPR, e recebendo este teste a designagao de TESTE A 

(anexo 02) visando medir o condicionamento fisico inicial dos participantes. Este 

teste baseia-se na realizagao de tres atividades fisicas distintas, constante de faixas 

em escores minimos, de acordo com sexo e idade, para aprovagao e com escore 

maximo aferido em trezentos pontos. 

0 segundo teste a que foram submetidos individualmente os membros do 

grupo de voluntaries, urn teste de avaliagao tecnica pn1tica no que foi pedida a 

execugao de oito tecnicas de defesa pessoal, constantes do conteudo atualmente 

previsto para o curso de formagao de soldados da PMPR. Visando mensurar 
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inicialmente o conhecimento existente acerca de tecnicas de defesa pessoal, e 

recebendo a designagao de TESTE B (anexo 03). Este teste foi aferido em escores 

distintos atribufdos de acordo com o desempenho da tecnica mensurada em "6timo", 

"born", "regular" e "insuficiente", ainda, dividindo-se as tecnicas por pesos de 

avaliagao de acordo com sua complexidade na execugao. 

0 grupo foi finalmente submetido a urn terceiro teste atraves de formulario 

de avaliagao tecnica te6rica, constante de oito situagoes operacionais hipoteticas, as 

requeriam conduta de forga, havendo opgoes a. serem escolhidas pelo voluntario. 

Visando especialmente aferir a capacidade de interpretagao e resolugao de 

problemas a partir do uso de forga em gradiente. Tal teste recebeu a designagao de 

TESTE C (anexo 04). Dentre as opgoes escolhidas pelo voluntario, poderiam ser 

classificadas em: "adequadas" quando a escolha ajustar-se a situagao proposta 

perfeitamente; "inadequadas" quando do ponto de vista tecnico nao fossem as mais 

ajustadas; e "letal", quando da opgao pelo uso da forga letal, sendo que esta ultima 

em nenhuma das situagoes propostas seria ajustada. Este teste foi o unico teste do 

qual os voluntaries nao tiveram acesso ao seu desempenho inicial para nao 

comprometer sua aplicagao quando das avaliagoes finais. 

Aos testes aplicados nesta primeira fase, A, B e C respectivamente, 

acrescentou-se a numeragao "01" para efeito de diferenciagao quando de sua 

repetigao nas avaliagoes finais. 

Do, TESTE A 1, de acordo com as tabelas PMPR, obtiveram-se: 

TABELA 04- RESULTADOS DO TAF- AVALIACAO INICIAL 

Numero de Sexo Ida de Tempo de Escore obtido Conceito de 

controle servi~o avalia~ao 

01 M 42 23 anos 205 Apto 

02 M 42 22 anos 185 Apto 

03 M 41 18 anos 145 Apto 

04 M 40 17 anos 69 lnapto 

05 M 34 12 anos 150 Apto 

06 M 31 10 anos 77 lnapto 

07 M 29 09 anos 140 lnapto 

08 M 28 04 anos 69 lnapto 

09 F 26 1,7 anos 150 A pta 

10 M 23 1,7 anos 95 lnapto 

FONTE: 0 autor (2008) 
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Comparando-se os dados contidos na TABELA 02 - PERFIL DO 

VOLUNTARIO - com os dados obtidos no Teste de Aptidao Ffsica inicialmente 

aplicado constantes da tabela acima, verificou-se o que segue: 

a) os voluntaries considerados APTOS de acordo com as tabelas em vigor para 

avalia9ao ffsica na PMPR declararam todos praticarem atividades ffsicas 

regularmente; 

b) os voluntaries considerados INAPTOS nos mesmos criterios de avalia9ao ffsica 

declararam, em sua maioria, praticar de forma irregular ou nao praticar atividades 

ffsicas, a exce9ao de urn voluntario que declarou praticar regularmente atividade 

ffsica, contudo, este foi tambem considerado INAPTO no teste. 

Da avalia9ao de conhecimentos tecnicos, inicialmente aplicada, TESTE B 1, 

obtiveram-se os seguintes resultados: 

TABELA 05- RESULTADOS TESTE DE CONHECIMENTO TECNICO- AVALIAC:,AO INICIAL 

Numero de ldade Tempo de Escore obtido Nota Conceito de 

controle servic;o avaliac;ao 

01 42 23 anos 48 4,8 Reprovado 

02 42 22 anos 48 4,8 Reprovado 

03 41 18 anos 58 5,8 Reprovado 

04 40 17 anos 58 5,8 Reprovado 

05 34 12 anos 49 4,9 Reprovado 

06 31 10 anos 50 5,0 Reprovado 

07 29 09 anos 46 4,6 Reprovado 

08 28 04 anos 46 4,6 Reprovado 

09 26 1,7 anos 46 4,6 Reprovado 

10 23 1,7 anos 50 5,0 Reprovado 

FONTE: 0 autor (2008) 

Do ponto de vista do conhecimento tecnico especffico em tecnicas de defesa 

pessoal, esfor9o nao-letal, considerando que o criteria para aprova9ao em qualquer 

disciplina de qualquer curso de forma9ao, aperfei9oamento ou especializa9ao, 

conforme prescrevem as normas de ensino em vigor na PMPR, e a obten9ao do 
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grau minima de sete pontos (nota 7,0), os voluntaries seriam todos reprovados, 

conforme demonstra a tabela acima. 

Embora os voluntaries na oportunidade da avaliac;ao nao estivessem em 

formac;ao, aperfeic;oamento ou especializac;ao, contudo, encontravam-se todos no 

exercicio das atividades operacionais. Desta forma, considerando ainda a tabela 

acima, a media geral de conhecimento tecnico em 4,9, o que de, um conteudo 

minima ou basico em tecnicas de defesa pessoal, os voluntaries, em media, detem 

menos de cinquenta por cento do conhecimento ideal. 

A media geral obtida via aplicac;ao do teste de conhecimento tecnico 

especifico revelou ainda, e por certo, as consequencias da ausencia de instruc;oes 

regulares de manutenc;ao, uma vez que, em nao sendo obedecido o principia da 

repetic;ao, fundamental em qualquer atividade tecnica, pouco se diferenciarao 

quaisquer resultados em avaliac;oes futuras. 

Encerrando a fase de avaliac;oes iniciais, os voluntaries foram submetidos ao 

TESTE C 1, visando avaliar a capacidade de interpretac;ao de situac;oes operacionais 

e a consequente tomada de decisao por algum instrumento de forc;a, aplicado em 

forma de entrevista, obtendo-se os seguintes res~ltados: 

TABELA 06- TESTE DE RESOLU<;AO DE PROBLEMAS- USO DA FOR<;A- AVALIA<;AO INICIAL 

Numero de Sexo I dade Tempo de Quantidade/tipo de alternativas escolhidas 

controle servi~o 

Adequadas I lnadequadas I Leta is 

01 M 42 23 anos 02 02 04 

02 M 42 22 anos 01 05 02 

03 M 41 18 anos 02 02 04 

04 M 40 17 anos 01 07 00 

05 M 34 12 anos 04 02 02 

06 M 31 10 anos 03 02 03 

07 M 29 09 anos 00 ' 05 03 

08 M 28 04 anos 04 04 00 

09 F 26 1,7 anos 04 04 00 

10 M 23 1,7 anos 03 02 03 

FONTE: 0 autor (2008) 

0 TESTE C 1, ao qual se refere a tabela acima, propos oito situac;oes 

operacionais hipoteticas para o uso da forc;a. Das alternativas tecnicas de forc;a 
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apresentadas no teste para cada situa9ao proposta, o esfor9o letal em nenhuma 

delas admitia-se adequado, seria vedado e abusivo em sete situa96es e apenas 

parcialmente admitido, ainda que inadequado, na ultima situa9ao proposta. 

Comparando-se inicialmente as alternativas de for9a propostas no teste em 

rela9ao as respostas indicadas pelos voluntaries observou-se que: 

a) Do universo de dez voluntaries, apenas tres nao optaram em algum momenta 

pelo usa da for9a letal; 

b) Do total de res pastas passive is referentes a todos os voluntaries, 30% foram 

adequadas, ou seja, as escolhas de for9a ajustarc;1m-se perfeitamente as situa96es; 

c) Do total de respostas possiveis referentes a todos os voluntaries, 43,75% foram 

inadequadas, ou seja, a escolha da alternativa de for9a pelos policiais nao se 

ajustaram adequadamente as situa96es, seja par emprego de for9a em nivel 

superior ou inferior ao desejado; 

d) Do total de respostas possiveis referentes a todos os voluntaries, 26, 25% 

referiram-se ao esfor9o letal, ou seja, as alternativas escolhidas revelaram-se 

tecnicamente equivocadas, abusivas e ilegais; 

e) Cumulativamente, 70 % das alternativas de for9a escolhidas ou foram 

inadequadas ou tecnicamente vedadas, ou ate abusivas e ilegais. 

6.3 TERCEIRA FASE- TREINAMENTO 

A metodologia utilizada no decorrer do desenvolvimento do treinamento 

adotou a tecnica da observa9ao nao-participante, ou seja, o autor esteve presente 

aos treinamentos na condi9ao de observador, nao interferindo na condu9ao das 

instru96es. 

0 grupo de voluntaries foi treinado dentro do conteudo estabelecido no 

Plano de Materia (anexo 05) para a pesquisa, numa carga horaria total sessenta e 

oito horas/aula. A carga horaria ministrada realizou-se em oito horas-aula semanais 
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divididas em duas sessoes alternadas de quatro horas-aula cada, contando cada 

hora-aula com quarenta e cinco minutos de duragao. 

As sessoes iniciavam-se obrigatoriamente com trinta minutos de 

alongamentos, aquecimento e exercicios para o condicionamento de repetigao. 

No que se refere aos exercicios de condicionamento fisico, com o passar e 

evoluir da carga horaria, as tecnicas apresentadas nas sessoes anteriores com 

caracteristicas aer6bicas passaram a integrar o processo de aquecimento e 

condicionamento, bern como servindo esta metodologia como fundamento de 

repetigao. 

0 plano de materia estabelecido contou de sessenta horas/aula totais das 

quais foram utilizadas cinqOenta e sete para treinamentos e tres horas/aula para 

avaliagoes, tendo os treinamentos se iniciado na segunda quinzena de janeiro de 

2008 e findado na segunda quinzena de margo de 2008. 

Os treinamentos foram todos realizados em local apropriado, tatame, no 

periodo matutino e, visando treinamento mais proximo de condigoes reais, as 

policiais voluntaries encontravam-se em todas as sessoes de treinos regularmente 

fardados, como estariam quando em real atividade operacional, dispensando-se 

apenas o usa do cinto de guarnigao com o armamento e demais equipamentos nele 

constantes. 

Os treinamentos na sua integra foram ministrados pelo Sargento do Corpo 

de Bombeiros de Cianorte MARCEL MARCUS MANHOLI, trinta e oito anos de 

idade, instrutor de artes marciais e defesa pessoal, federado e faixa preta em judo, 

federado e faixa marrom e jiu-jitsu, faixa roxa em Boxe Tailandes, ainda, duas vezes 

vice-campeao mundial de jiu-jitsu no peso media da categoria "master" e campeao 

sui - brasileiro na mesma categoria. 

6.3.1 Plano de materia para o treinamento 

Tendo em vista a analise efetuada nos pianos de materias de formagao em 

vigor na PMPR e anteriormente considerados, observou-se que os conteudos 

propostos em todos os seus niveis sao adequados, contudo, especialmente na 

formagao de graduados, cabos e sargentos, os conteudos sao exiguos, bern como a 

carga horaria destinada muito humilde. 
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Mesmo na formac;ao de oficiais, em que os conteudos sao mais adequados, 

ainda existe anemia do ponto de vista da carga horaria disponfvel para as tecnicas 

de defesa. 

Qualquer proposta para execuc;ao de plano de materia em se tratando de 

disciplinas essencialmente praticas, como tiro, educac;ao ffsica, e no caso presente, 

a defesa policial ou tecnicas de defesa pessoal, encontra gargalos comuns de carga 

hon1ria de formac;ao e carga horaria de manutenc;ao ou reciclagem. 

0 gargalo da carga horaria vincula-se ao fundamento da repetic;ao, ou seja, 

nao ha como internalizar conceitos praticos sem. ser pelo metoda da repetic;ao, nao 

ha como apenas teorizar. Teoria e pratica sao fundamentos distintos, 

complementares por certo, mas distintos. 

Vistas estes elementos, a pesquisa propos urn plano de materia basico para 

as formac;oes em onze unidades didaticas, as quais constituiriam urn programa 

padrao de treinamento (anexo 05). Contudo, mesmo o programa proposto, para ser 

eficiente e principalmente eficaz, precede do fundamento da repetic;ao. 

Trata-se, portanto, a partir de urn programa basico padrao, de estender a 

carga horaria com a repetic;ao do programa em pelo menos uma vez para cada nivel 

de formac;ao ou aperfeic;oamento, o que significa dizer que aplicado o programa para 

formac;ao de cabos, por exemplo, se teria o programa repetido uma vez, perfazendo 

entao cento e vinte horas aula na formac;ao. 

Por 6bvio que o programa basico padrao nao seria definitive nas formac;oes, 

poderiam e deveriam ser incrementados m6dulos avanc;ados ou treinamentos 

avanc;ados em determinadas areas ou equipamentos, ou seja, todos os niveis 

receberiam urn treinamento basico padrao na formac;ao que e obrigatoriamente 

deveria ser constantemente reciclado no ambito das unidades operacionais, 

podendo a instituic;ao implantar m6dulos avanc;ados de treinamentos. 

6.3.2 Conteudo tecnico especifico do treinamento 

Os treinamentos efetivaram-se inicialmente, conforme consta do plano de 

materia, com embasamento te6rico que tambem fundamenta a pesquisa, noc;oes de 

pontos sensiveis e de cantata, pontos de controle e definic;ao e as tecnicas 

propriamente ditas. 
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Pontos sensiveis e pontos de contato 

Os pontos sensiveis e pontos de contato foram pontuados a partir do 

conteudo do o Manual Tecnico de Defesa Policial (Apendice). 

No mapa abaixo apresenta-se, em sintese, os varios pontos sensiveis e de 

contato existentes no corpo humano.Todos os pontos apresentados tem sua 

efetividade em relac;ao direta com o gradiente de forc;a e a zona atingida. Estes 

pontos podem ser utilizados em pressao com o PR-24 e pressoes digitais, tambem 

utilizados em golpes contundentes. 

MUSCULO 
FRONTAL DO --, __ 
OMBRO "E.._.,_.,;:-.,. ··~:._,_. .. ,. . 

:NERVO 
; MEDIO 

.JOELHO 

CANE LA 

TRAZDA 
COXA 

FIGURA 12- PONTOS SENSIVEIS E PONTOS DE CONTATO 

FONTE: 0 autor (2005) 

Pontos de controle e defini~ao 

Os pontos de controle e definic;ao foram pontuados a partir do conteudo do 

Manual Tecnico de Defesa Policial (Apendice). 
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Podemos dividir o corpo do oponente em tres areas distintas de acordo com 

a possibilidade de ocasionar lesoes de maior ou menor gravidade. 

FIGURA 13- PONTOS DE CONTROLE E DEFINICAO 

FONTE: 0 autor (2005) 

Area vermelha: Os danos ocasionados par golpes desferidos nessa area zona sao 

de alto risco, devemos evitar ou somente usar em situac;oes de legitima defesa. As 

conseqOencias podem ser perda da consciencia, lesoes graves, choque ou morte. 

Area amarela: Os danos ocasionados sao de gravidade media a alta gravidade. As 

conseqOencias podem ser hemorragias ou lesoes em 6rgaos da regiao do tronco. 

Area verde: Essa e a regiao ideal para desferir golpes visando imobilizar sem 

ocasionar danos que possam levar a morte do agressor 

Tecnicas 

As tecnicas apresentadas aos voluntaries e ministradas no curso dos 

treinamentos, constantes tambem do plano de materia, foram pontuadas a partir do 

Manual Tecnico Profissional de Defesa Policial (Apendice). 
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As referidas tecnicas foram elencadas ·com base em conhecimentos de 

tecnicos oriundos de artes marciais como o Jiu Jitsu, Judo, Kick Boxing, Karate, Krav 

Maga, Sipalki-Do, Boxe e Tecnicas Policiais Especiais, no caso das tecnicas 

utilizando-se armas de fogo. 

6.4 QUART A FASE- AVALIACOES FINAlS 

Uma vez encerrada a fase de treinamento tendo sido cumprido 

completamente o conteudo estabelecido no plano de materia, os voluntaries foram 

submetidos novamente aos testes nominados A, B e C, recebendo todos os testes a 

numerac;ao "2", pretendendo-se em seguida ~valiar respectivamente se houve 

alguma evoluc;ao no condicionamento fisico individual por conta da pratica da 

atividade de defesa policial, se houve retenc;ao de conteudo tecnico e, em havendo 

retenc;ao de conteudo tecnico, a evoluc;ao na percepc;ao e na capacidade de escolha 

de mecanismos de forc;a. 

Do segundo teste de aptidao fisica, TESTE A2, com conteudo identico ao 

teste A 1 inicial, aplicado na segunda quinzena de marc;o de 2008, logo em seguida 

ao encerramento da fase de treinamentos, observou-se os seguintes dados: 

TABELA 07 - RESULT ADOS DO TAF - AVALIAQAO Fl NAL 

Numero de Sexo ldade Tempo de Escore obtido Conceito de 

controle servi~o avalia~ao 

01 M 42 23 anos 280 Apto 

02 M 42 22 anos 265 Apto 

03 M 41 18 anos 210 Apto 

04 M 40 17 anos 140 Apto 

05 M 34 12 anos 175 Apto 

06 M 31 10 anos 122 Ina pta 

07 M 29 09 anos 155 Apto 

08 M 28 04 anos 135 Ina pta 

09 F 26 1,7 anos 215 A pta 

10 M 23 1,7 anos 125 Ina pta 

FONTE: 0 autor (2008) 

0 segundo teste de avaliac;ao de conteudo tecnico, TESTE 82, com 

conteudo identico ao TESTE 81 inicial, realizou-se tambem depois de encerrada a 
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fase de treinamentos, contudo, diferentemente do TESTE A2, este se realizou na 

ultima quinzena do mes de abril, propositalmente deixando-se urn lapso temporal de 

cerca de trinta dias, visto a necessidade de observar a qualidade e quantidade de 

retengao de conteudos, foram os seguintes resultados gerais: 

TABELA 08- RESULTADOS TESTE DE CONHECIMENTO TECNICO- AVALIAf;AO FINAL 

Nlimero de ldade Tempo de Escore obtido Nota Conceito de 

controle servi~o avalia~ao 

01 42 23 anos 97 9,7 Aprovado 

02 42 22 anos 97 9,7 Aprovado 

03 41 18 anos 95 9,5 Aprovado 

04 40 17 anos 90 9,0 Aprovado 

05 34 12 anos 94 9,4 Aprovado 

06 31 10 anos 85 8,5 Aprovado 

07 29 09 anos 97 9,7 Aprovado 

08 28 04 anos 90 9,0 Aprovado 

09 26 1,7 anos 87 8,7 Aprovada 

10 23 1,7 anos 85 8,5 Aprovado 

FONTE: 0 autor (2008) 

Da mesma forma, os voluntaries foram submetidos novamente ao teste tipo 

C, agora TESTE C2, com conteudo identico ao teste C1 inicial, de onde se obteve: 

TABELA 09- TESTE DE RESOLUf;AO DE PROBLEMAS- USO DA FORf;A- AVALIAf;AO FINAL 

Numero de Sexo ldade Tempo de Quantidade/tipo de alternativas escolhidas 

controle servi~o 

Adequadas I lnadequadas I Leta is 

01 M 42 23 anos 07 01 00 

02 M 42 22 anos 08 . 00 00 

03 M 41 18 anos 06 02 00 

04 M 40 17 anos 07 01 00 

05 M 34 12 anos 07 01 00 

06 M 31 10 anos 05 03 00 

07 M 29 09 anos 07 01 00 

08 M 28 04 anos 08 00 00 

09 F 26 1,7 anos 07 01 00 

10 M 23 1,7 anos 07 01 00 

FONTE: 0 autor (2008) 
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6.5 RECICLAGEM 

Terminado o programa de treinamento estabelecido no plano de materia e 

findada a aplicac;ao das avaliac;oes finais, permitiu-se propositalmente o decurso de 

trinta dias sem qualquer atividade com os voluntaries. Ap6s este perfodo, os 

voluntaries foram submetidos a urn processo de reciclagem dos conteudos recebidos 

durante a fase de treinamento. 

A reciclagem procedida objetivou, alem da observac;ao da capacidade de 

retenc;ao de conteudo, dimensionar-se especia,mente a carga horaria basica de 

instruc;ao para manutenc;ao ou reciclagem propriamente dita do conteudo do plano 

de materia aplicado na pesquisa, obtendo-se a marca ideal de oito horas-aula (para 

efetuar-se). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSOES 

No curso do presente trabalho cuidou-se de observar e registrar, por meio de 

instrumentos pr6prios, dados relevantes para analise comparativa. 

Os voluntaries selecionados dentro de perfis heterogeneos, adequados a 

realidade dos recursos humanos em atividade operacional na PMPR, submeteram

se as avaliagoes iniciais, ao processo de treinamento e as avaliagoes finais, nesta 

ordem. 

As avaliagoes estabelecidas em tres tipos (A, B e C) respectivamente 

voltadas a mensurar capacidade ffsica, dominio tecnico e percepgao de uso de 

forga, foram aplicadas em fase inicial, quando ausente qualquer tipo de treinamento 

e repetidas ap6s o treinamento recebido e, quando comparadas, revelaram os dados 

que se seguirao. 

7.1 AVALIACOES FiSICAS COMPARADAS 

Em relagao ao desempenho fisico inicial e ao desempenho ffsico final, teste 

A1 e A2, compararam-se as tabelas 04 e 07, gerando-se entao a tabela abaixo e os 

seus dados respectivos: 

TABELA 10- RESULTADOS COMPARATIVOS DO TAF 

Numero Sexo I dade Tempo Esc ore Escore Conceito de Conceito de 
de de inicial final avalia~ao avalia~ao 

controle servi~o inicial final 

01 M 42 23 anos 205 280 Apto Apto 

02 M 42 22 anos 185 265 Apto Apto 

03 M 41 18 anos 145 210 Apto Apto 

04 M 40 17 anos 69 140 lnapto Apto 

05 M 34 12 anos 150 175 Apto Apto 

06 M 31 10 anos 77 122 lnapto lnapto 

07 M 29 09 anos 140 155 lnapto Apto 

08 M 28 04 anos 69 135 lnapto lnapto 

09 F 26 1,7 a nos 150 215 A pta A pta 

10 M 23 1,7 anos 95 125 lnapto lnapto 

FONTE: 0 autor (2008) 
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a) lnicialmente, dos dez voluntaries submetidos ao teste de aptidao fisica, cinco 

foram considerado inaptos e outros cinco aptos. Ja na avalia<;ao final, sete 

voluntaries foram considerados aptos e tres inaptos; 

b) Dos voluntaries considerados in aptos no primeiro teste e que permaneceram 

nesta condi<;ao no segundo teste, tres voluntaries, todos tiveram aumento 

significative nos escores totais de desempenho, ,ou seja, mesmo inaptos, obtiveram 

sensivel melhora fisica; 

c) Dos voluntaries considerados inaptos no primeiro teste e que permaneceram 

nesta condi<;ao no segundo teste, tres voluntaries, obteve-se em media 58o/o de 

melhora no desempenho fisico; 

d) Considerados os escores gerais iniciais e finais de todos os voluntaries, o grupo 

apresentOU melhora media de 41 °/o nO desempenhO fiSiCO. 

Graficamente o desempenho pode ser representado como segue: 
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GRAFICO 01 - DESEMPENHO FISICO COMPARADO 

FONTE: 0 autor (2008) 
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85 

Com base nos dados comparados ficaram evidenciados o aproveitamento e 

a melhora explfcita no rendimento e no nfvel de condicionamento ffsico de todos os 

voluntarios, sem excegao. 

7.2 AVALIA<;OES DE CONHECIMENTO TECNICO COMPARADAS 

Em relagao aos dados obtidos na aplicagao dos testes tipo B nas 

avaliagoes iniciais e finais, tabelas 05 e 08, gerando a tabela abaixo e os dados que 

a compoem: 

TABELA 11- COMPARATIVO DO CONHECIMENTO TECNICO 

Numero ldade Tempo Esc ore Escore final Conceito de Conceito de 

de de inicial avaliacao inicial avaliacao final 

controle servico 

01 42 23 anos 48 97 Reprovado Aprovado 

02 42 22 anos 48 97 Reprovado Aprovado 

03 41 18 anos 58 95 Reprovado Aprovado 

04 40 17 anos 58 90 Reprovado Aprovado 

05 34 12 anos 49 94 Reprovado Aprovado 

06 31 10 anos 50 85 Reprovado Aprovado 

07 29 09 anos 46 97 Reprovado Aprovado 

08 28 04 anos 46 90 Reprovado Aprovado 

09 26 1,7 anos 46 87 Reprovado Aprovada 

10 23 1,7 anos 50 85 Reprovado Aprovado 

FONTE: 0 autor (2008) 

a) Diferentemente dos resultados obtidos nas avaliagoes iniciais em que, do ponto 

de vista tecnico e didatico, considerando-se nota minima de 7,0, todos os voluntarios 

seriam reprovados, nesta segunda avaliagao todos seriam aprovados; 

b) A media geral obtida pelos voluntarios na primeira avaliagao, aferida em 4,9, 

pulou na segunda avaliagao, ap6s o treinamento, para 9,1, ou seja, noventa e urn 

por cento dos conceitos tecnicos estavam fixados no momenta do teste; 

c) A media final obtida, expressiva, esta influenciada, por certo, pela proximidade da 

data do termino dos treinamentos com a data da aplicagao do TESTE 82, o que, 
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naturalmente, influencia o resultado, uma vez os conteudos ainda estao muito claros 

e recentes, em que pese ter sido dado o lapso temporal de trinta dias do termino dos 

treinamentos para a aplicagao do teste final. 

Graficamente, o desempenho pode ser representado como segue: 
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GRAFICO 02- DESEMPENHO TECNICO COMPARADO 

FONTE: 0 autor (2008) 
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Em que pese a media obtida na fase final nao poder definitivamente 

fundamentar o aproveitamento do grupo, o processo de observagao revelou que os 

conteudos foram assimilados com extrema facilidade e se adequaram a diversidade 

dos recursos humanos treinados. 

7.3 AVALIA<;OES DO USO DA FOR<;A COMPARADAS 

As escolhas de mecanismos de forga comparadas, tabelas 06 e 09 dos 

testes tipo C, relativamente (no primeiro momenta) quando do inicio da pesquisa as 

escolhas advindas ap6s o processo de treinamento produziram, a tabela abaixo e os 

dados respectivos: 
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TABELA 12- COMPARATIVO DO USO DA FOR<;A 

Alternativas de for~a escolhidas no teste Alternativas de for~a escolhidas no teste 

inicial Final 

Adequadas lnadequadas Leta is Adequadas lnadequadas Leta is 

02 02 04 07 01 00 

01 05 02 08 00 00 

02 02 04 06 02 00 

01 07 00 07 01 00 

04 02 02 07 01 00 

03 02 03 05 03 00 

00 05 03 07 01 00 

04 04 00 08 00 00 

04 04 00 07 01 00 

03 02 03 07 01 00 

FONTE: 0 autor (2008) 

a) 0 quadro inicial do universo total de alternativas escolhidas em que no primeiro 

momenta 26, 25% referiram-se ao esforgo letal, na segunda avaliagao nao foi 

apontada por nenhum dos voluntaries, ou seja, percentual zero em escolha; 

b) Do total de respostas possiveis referentes ~ todos os voluntaries na primeira 

avaliagao registraram 30% delas como adequadas; na segunda avaliagao perfizeram 

urn total de 86,25 %, ou seja, as escolhas de forga ajustaram-se perfeitamente as 

situagoes em quase a totalidade das situagoes apresentadas; 

c) Do total de respostas possiveis referentes a todos os voluntaries na primeira 

avaliagao em que 43,75% delas foram inadequadas, na segunda avaliagao cairam 

para 13, 75%, ou seja, o percentual de escolhas inadequadas reduziu-se em quase 

na terga parte. 

Ficou evidente nesta observagao que o conhecimento tecnico fez a 

grande diferenga na interpretagao de situagoes e na resolugao de problemas a partir 

da escolha de alternativas de forga. 0 conhecimento permitiu ao homem a tomada 

de decisao baseado no uso do gradiente de forga adequado, colocando o esforgo 

letal como alternativa derradeira e extrema. 

Graficamente, o desempenho pode ser representado como segue: 
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8 CONCLUSAO 

As sociedades mudam, o mundo existe em constante e inarredavel mutac;:ao. 

Mudar e a essencia do homem e da sociedade. Resistir a mudanc;:a e possfvel e ate 

necessaria quando esta implica na deteriorac;:ao ou na tentativa de limitar, suprimir 

ou extinguir a liberdade e o direito; de outro lado, aquela que propoe o novo em 

beneficia do coletivo, resistir entao nao se qfigura inteligente ou de mediana 

prudencia. 

0 ciclo de orientac;:ao global de respeito a liberdade e ao direito, 

notadamente designado respeito aos direitos humanos, e definitive e indissociavel 

de qualquer pretensao de construc;:ao social fundada no estado democratico de 

direito. 

A Polfcia Militar, instituic;:ao de forc;:a do Estado, antes que prudente possa 

parecer ou inteligente se apregoe, mas, muito mais pela vocac;:ao em servir e pela 

orientac;:ao em sua genese humanistica de protec;:ao e defesa, deve adaptar-se a 

mudanc;:a. 

Mudar nao implica em absoluto na abdicac;:ao de fundamentos que nos 

fazem diferenciar na sociedade, a hierarquia clara e a disciplina severa, nao implica 

em transgredir ou negociar valores como a honra e a coragem. Nao implica na 

negac;:ao da forc;:a 

Mudar implica antes de tudo no reconhecimento e no fortalecimento de 

fundamentos e valores para que, atraves deles, se fac;:a a mudanc;:a estrategica da 

visao militarizada do inimigo e do territ6rio para a visao social do povo e do servic;:o. 

0 caminho para toda mudanc;:a em beneficia da promoc;:ao do homem e da 

sociedade passa de forma indelevel par processes educativos. Educar para o 

respeito, educar para a tolerancia e educar para a solidariedade. 

Este caminho nao esta apartado da Polfcia Militar no seu processo 

necessaria de mudanc;:a, ao contrario, traduz-se no aperfeic;:oamento continuo, na 

formac;:ao de excelencia e na manutenc;:ao e solidificac;:ao de ensinamentos tecnicos 

voltados ao usa regular, legal, proporcional e justa da forga, fazendo do treinamento 

e do conhecimento as balizas permanentes no cumprimento da lei e no respeito a 

dignidade e a liberdade da pessoa humana. 

Conhecimento e qualificac;:ao, essencialmente isto o trabalho monografico se 

propos a discutir e assim o cumpriu. 
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ANEXO 01 

Numero de Controle 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA SEGURANCA 
PUBLICA 

1. Qualificac;ao 

Nome 
Graduac;ao 
Func;ao 
Tempo de servic;o 

2. Perfil Fisico 

lldade 

MONOGRAFIA 

PERFIL DO VOLUNTARIO 

3. Perfil de habito fisico/tecnico 

Pratica Atividade Fisica? Respostas 
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Regularmente I lrre_g_ularmente l Nao Pratico 
I. l 

Qual sua avaliac;ao a Respostas 
cerca do proprio Born Regular lnsuficiente 
conhecimento em 
tecnicas de defesa 
pessoal? 



ANEXO 02 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA SEGURANCA PUBLICA 

MONOGRAFIA 

TESTE A - APTIDAO FiSICA 

TABELA TAF-PMPR- MASCULINO 

PROVAS PONTOSPORF AIXASET ARIAS 

45 

44 48 
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> 48 
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BARRAFIXA 
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Criterios para Aprova~ao no T AF 

it. A avaliada devera atingir o minimo de pontos de acordo 
I com a sua faixa etaria, englobadas as tres provas, conforme 
I a tabela abaixo: 

I a. Ate 35 anos: 150 pontos . 
. 

1 

b. De 36 a 45 anos: 140 pontos. 
• c. Acima de 45 anos: 130 pontos. 

l 

.... 

: 2. As avaliadas nao poderao zerar em nenhuma 
• das provas. 

·.·,~ 3. Na ~rova d~-corrid~ 12 minutos, para fms de pontu~9a~:·-;-~~rtir de 10 pontos, cada 10 metros percorridos 
. equivalerao a 01 ponto na tabela. 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

98 

ESC ORE. ____ _ 

CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 
ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA SEGURANCA PUBLICA 

MONOGRAFIA 

TESTE B 

CONCEITOSN ALORES 
OTIMO "0" 10 

BOM "B" 7 
REGULAR "R" 5 

INSUFICIENTE "I" 3 

TECNICA PESO 0 B R I VALOR 
Golpes de mao: executar socos diretos, ganchos e cruzados. 1 
Defesas: executar defesa contra chutes laterais com contra golpe. 1 
Saida de gravata: executar saida de gravata lateral com contra golpe. 1 

4 PR 24: executar imobiliza~ao as costas e direta com o bastao PR 24 2 
("mata-leao"). 

5 PR 24: executar movimentos combinados de estocadas, giros e cortes 1 
com o bastao PR 24. 

6 Reten~ao de arma de fogo: reter anna curta no coldre em saque 1 
lateral direto. 

7 Desarme de arma de fogo: desarmar adversario armado a frente com 1 
empunhadura dupla e com contra golpe. 

8 Proje~ao: executar proje~ao de tronco pelo bra~o e aplicar 2 
imobiliza~ao no solo com algemamento. 

VALOR TOTAL 

DATA I I ---

ALUNO N°. ____ _ 

ASSINATURA ________________________ ___ 



ANEXO 04 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA SEGURANCA PUBLICA 

MONOGRAFIA 

TESTE C 
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Situa~ao Proposta Alternativas Oferecidas Desempenho da Alternativa 
01. Em uma ocorrencia, tendo em D Efetuar disparo contra o suspeito; D Altemativa tecnica 
vista informa<;oes recebidas, voce D Efetuar disparo fora do suspeito como adequada 
aborda urn suspeito e efetua o intimida<;ao; D Altemativa tecnica 
saque da arma e o enquadramento D Sacar e usar o bastao PR 24 em inadequada 
do suspeito. 0 suspeito estando golpes; D Altemativa letal 
desarmado e. proximo investe D Usar a arma como instrumento 
rapidamente contra voce para contundente; 
agredi-lo. D Controle verbal. 
02. Em uma ocorrencia voce se D Disparar contra os suspeitos. D Altemativa tecnica 
aproxima de dois suspeitos em D Dispara fora dos suspeitos como adequada 
vias de fato que estao intimida<;ao. D Altemativa tecnica 
desarmados. Ao dar voz de D U sar tecnicas de mao e petnas em inadequada 
abordagem ambos investem chutes e socos. D Altemativa letal 
contra voce. D Usar bastao PR 24 em golpes 

combinadas; 
D Controle verbal. 

03. voce e acionado e depara-se D Disparar contra o suspeito; D Altemativa tecnica 
com urn elemento embriagado D Disparar fora do suspeito para adequada 
portando uma faca em area intimida-lo; D Altemativa tecnica 
comercial de grande movimento. D Aplicar tecnicas de mao em golpes e inadequada 
Tal elemento nao acata as ordens defesas; D Altemativa letal 
verbais e investe conta voce. D Utilizar do bastao PR 24 em giros e 

cortes; 
D Controle verbal. 

04. Voce e acionado para uma D Disparar contra o doente; D Altemativa tecnica 
ocorrencia onde reconhecido D Usar bastao PR 24 em golpes adequada 
doente mental encontra-se combinadas; D Altemativa tecnica 
agressivo. No local constata a D Utilizar controle verbal; inadequada 
agressividade do doente que D Utilizar tecnica de dominio corporal D Altemativa letal 
avan<;a desarmado. como, por exemplo, o "mata~leao"; 

D Combate corpo a corpo com tecnicas 
de maos e pemas. 

05. Voce e acionado para D Disparar fora do suspeito para D Altemativa tecnica 
comparecer em urn evento que se intimida-lo; adequada 
realiza em ambiente fechado, urn D Utilizar o bastao PR 24 em golpes D Altemativa tecnica 
vel6rio. Neste local M urn traumatizantes; inadequada 
elemento em atitude D Entrar em combate corpo a corpo com D Altemativa letal 
inconveniente, tumultuando o tecnicas de maos e pemas; 
evento. Nao atende a D Utiliza<;ao de tecnica de condu<;ao 
argumenta<;ao verbal, portanto, dissimulada por ponto de pressao; 
deve ser retirado. D Controle verbal. 
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06. Voce portando anna longa, D Disparar contra o suspeito; D Altemativa tecnica 
em cobertura de abordagem, D Utilizar golpes de mao e bra<;os em adequada 
ambiente restrito e com muitas socos e cotoveladas; D Altemativa tecnica 
pessoas, tern o cano de sua arma D Usar bastao PR 24 em golpes inadequada 
agarrado por urn individuo. combinados; D Altemativa letal 

D Utilizar tecnica de reten<;ao de anna 
longa com contra golpe. 
D Controle verbal. 

07. Voce durante urn a a<;ao D Efetuar disparo contra o suspeito; D Altemativa tecnica 
contra elemento agressivo, em D Efetuar disparo fora do suspeito como adequada 
urn ambiente confinado, acaba intimida<;ao; D Altemativa tecnica 
por ter seu Bastao PR 24 D Recuo ou fuga; inadequada 
arrancado de suas maos pelo D Controle verbal; D Altemativa letal 
suspeito. 0 suspeito de posse do D Combate corpo a corpo com aplica<;ao 
seu bastao tornado avan<;a de tecnicas combinadas de maos e 
golpeando-o com o equipamento. imobiliza<;ao. 
08. Voce durante uma a<;ao de D Efetuar disparo contra o suspeito; D Altemativa tecnica 
desaven<;a familiar entre urn D Efetuar disparo fora do suspeito como adequada 
casal, ap6s Iongo periodo de intimida<;ao; D Altemativa tecnica 
controle verbal, acreditando que o D Uso do bastao PR 24 em golpes inadequada 
marido esta sob controle, este combinados; D Altemativa letal 
acaba, inusitadamente, sacando D Controle Verbal; 
das costas uma arma de fogo. 0 D Aplica<;ao de tecnica de desarme de 
suspeito aponta a arma para voce arma de fogo. 
em uma curta distancia, nao 
dispara, contudo, nervoso lhe faz 
amea<;as. 

DATA I I ---

ALUNO N°. _____ _ 

ASSINATURA, ______________________________________________ _ 



ANEXO 05 
UNIDADE I - TEORIA 

I 

N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENS INO 

1 ASPECTOS ESSENCIAIS Conhecer aspectos te6ricos e fisiol6gicos 

1.1 AUTO-CONTROLE referentes a situac;oes-fim. 
Quadro de Giz 

1.2 DOMINIO DO OPONENTE Estabelecimento de estrategias. 01 Palestra 

1.3 VISAO AMPLA DA 
Data Show 

SITUA<;AO 

2 USO GRADATIVO DA FORCA 01 
Quadro de Giz 

2.1 INTRODU<;AO Estabelecer urn conceito de gradiente de Palestra 

2.2 FUNDAMENTA<;Ao forc;a, Data Show 

JURIDICA Correlacionado com o n ivel de ameaga da 

2.3 GRADIENTE DE FOR<;A situac;ao. 

2.4 TIPOS DE SUSPEITOS 

3 PREPARACOES 

3.1 PREP. PSICOLOGICA 

3.1.1 Controle emocional 

3.1.2 Trin6mio da agao Palestra Quadro de giz 

3.2 PREP. F ISIOLOGICA 
Conhecer os aspectos te6ricos e praticos 

01 Demonstragao Tatame 

3.2.1 Cuidados com a 
envolvidos na iminencia do confronto. 

alimentac;ao 

3.3 PREP. FISICA 

3. 3. 1 Alongamento 

3.3.2 Aquecimento 
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UNIDADE II - FUNDAMENTOS TECNICOS 
N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENS INO 

4. PREPARACAO FISICA E ALONGAMENTO 

4. 1 ALONGAMENTO 
Apresentar tecnicas e conceitos 

4.1.1 Varios 
que auxiliem na preparac;:ao ffsica 

Quadro de Giz 

4.2. PREPARAQAO FISICA 
e no alongamento adequado dos 

Palestra 
Data Show 

4.2.1 Polichinelo 
policiais militares, preparando-os 

01 Demonstrac;:ao 

4.2.2 Flexao de brac;:os 
para a execuc;:ao e pratica dos 

4.2.3 Abdominais 
movimentos especfficos da 

4.2.4 Corrida 
disciplina. 

Apresentac;:ao de pontos de 

5 PONTOS SENSIVEIS E PONTOS DE cantata e pontos sensfveis do 
CONTATO; PONTOS DE CONTROLE E 

corpo humano, utilizados na 01 Palestra Quadro de Giz DEFINICAO. 
aplicac;:ao das tecnicas de Defesa 

Data Show 
Policial, para controle do suspeito 

I 

e definic;:ao da situac;:ao. 

6 BASES 

6.1 BASE DE BOXE 

6.1.1 Base fixa 

6.1.2 Avanc;:o, recuo, deslocamento lateral 
Conhecimento e pratica das Palestra Quadro de giz 

6.2 BASE DE DEFESA PESSOAL 
bases tecnicas e respectiva 

02 Demonstrac;:ao Tatame 

6.2.1 Base fixa 
noc;:ao de distancia. 

6.2.2 Avanc;:o e recuo 

6.3 NOQOES DE DISTANCIA 

6.3.1 Jab ou brac;:o esticado 
-- - -- --- --- --------- --L__ ----- ···----- ---- - - ---
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UNIDADE Ill- TECNICAS DE PERCUSSAO 
N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

I 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENSINO 

7 GOLPES COM MEMROS SUPERIORES E 
I 

INFERIORES 
Conhecimento e execugao 

I 

7.1 JAB 
correta das tecnicas de golpear 

Tatame 

7.2 DIRETO 
com membros superiores e 

10 Demonstragao e 

7.3 CUTELADAS 
inferiores, visando com isso a 

Repetigao 

7.4 JOELHADA FRONTAL posterior pratica de tecnicas 
7.5 JOELHADA LATERAL 

defensivas contra as mesmas, 
7.6 CHUTE FRONTAL 

quando em uso agressivo contra 
7.7 CHUTE LATERAL 

o Policial Militar. 

Conhecimento e execugao 

7.8 TECNICAS DEFENSIVAS correta das tecnicas de defesa e 

7.8.1 Bloqueio de mao em guarda alta e baixa bloqueio com membros 02 Demonstragao e Tatame 

7.8.2 Bloqueio com as pernas superiores e inferiores. Repetigao 



UNIDADE IV COMBATE CORPO A CORPO 
N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENS INO 

8 QUEDAS E PROJECOES 

8.1 ROLAMENTOS 

8.1.1 Rolamento frontal Conhecimento e execugao 
8.1.2 Rolamento de costas corretas das tecnicas de quedas 
8.1.3 Rolamento lateral e rolamento, visando com isso a 
8.2 0 SOTO GARI (QUEDA BASICA DE posterior pratica de tecnicas 

06 Demonstragao e Tatame 

PERNA) defensivas a partir das mesmas, 
Repetigao 

8.3 0 GOSHI (QUEDA BASICA DE QUADRIL) em situagoes de agressao contra 
8.4 IPPON SEOI NAGE (QUEDA BASICA DE Policial Militar. 
BRA<;O) 

8.5 MOROTE GARI (BAIANA) 

9 TECNICAS DE LUTA NO SOLO 

9.1 LEVANTADA TECNICA 

9.2 SAIDA DE MONT ADA Quadro de Giz 

9.3 PASSAGEM DE GUARDA SIMPLES Conhecimento e execugao Data Show 
9.4 CHAVE AMERICANA E GUARDA corretas das tecnicas de luta no 

9.4.1 Da posigao mntada solo, visando com isso a posterior 06 Demonstragao e 

9.4.2 Da posigao de guarda pratica de tecnicas defensivas a Repetigao 

9.5ARMLOCK partir das mesmas, em situagoes 

9.5.1 Armlock da posigao montada de agressao contra Policial 

9.5.2 Armlock da posigao de guarda Militar. 

9.7 TRIANGULO 

9.8 RASPAGEM BASICA 



UNIDADE V - DEFESA PESSOAL CONTRA AGRESSORES DESARMADOS 
N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENS INO 

10.1 DEFESA CONTRA SOCOS 

1 0.1.1 Terminando em chave de bra90 

10.2 SAIDA DE GRAVATA 

1 0.2.1 Defendendo soco/simples 

10.2.2 Gravata no chao 

10.3 AGARRAMENTOS 

1 0.3.1 Pel a frente e por baixo dos bra9os 

1 0.3.2 Pelas costas e por baixo dos bra9os 

1 0.3.3 Pela frente e por cima dos bra9os Preparar o Policial Militar para 08 Demonstra9ao e Tatame 

1 0.3.4 Pelas costas e por cima dos bra9os atuar em situa9oes de agressao, Repeti9ao 

1 0.3.5 - Double Nelson sem o uso de arma de fogo, 

10.4 CHUTES estando o oponente desarmado. 

1 0.4.1 Frontal com queda 

10.4.3 Lateral com queda 

10.5 ESTRANGULAMENTOS 

1 0.5.1 Frontal basico em pe 

1 0.5.2 Frontal basico no solo 

10.5.3 Por tras com ippon seoi nague 

1 0.5.4 Por tras com o soto gari 

10.6 TECNICAS DIVERSAS 

1 0.6.1 Pegada de ombro 

10.6.2 Mao no peito 

1 0.6.3 Pegada de ombro para socar 
-- - - -- --- -- --- -- -- --



UNIDADE VI - DEFESA PESSOAL CONTRA AGRESSORES ARMADOS 
N°DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESS0ES ENS INO 

11 AGRESSORES ARMADAOS 

11.1 PAULADA COM BLOQUEIO E Preparar o Policial Militar para atuar 

DESARME em situagoes de agressao, sem o 04 Demonstragao e Tatame 

11.2 PAULADA COM ESQUIVA E QUEDA usa de arma de fogo, estando o Repetigao 

11.3 PAULADAS EM BALAN<;O oponente armada de objetos 

11.4 DEFESA CONTRA CADEIRADA contundentes. 
I 

11.5 FACADA SUPERIOR 

11.6 FACADA NA ABDOMINAL 

11.7 FACADA LATERAL 
--



UNIDADE VII - BAST AO PR-24 
N°DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENSINO 

12 APRESENT ACAO 
12.1 PORTEE SAQUE 
12.1.1 Porte 
12.1.2 Saque 
12.2 GUARDA 
12.2.1 Guarda alta 
12.2.1.1 Alta e curta 
12.2.1.2 Alta e longa 
12.2.2 Guarda baixa 
12.2.2.1 Baixa e curta 
12.2.2.2 Baixa e longa 
12.3 ATAQUES 
12.3.1 Estocada Capacitar o Policial Militar para 08 Demonstragao e Tatame 
12.3.1.1 Ponta atuar com o bastao PR-24, Repetigao 
12.3.1.2 Cabo 
12.3.2 Cortes utilizando-o em situagoes de 
12.3.2.1 Corte interno defesa e desarme de objetos 
12.3.2.2 Corte externo 
12.3.3 Giros cortantes e contundentes, para 
12.4.1 Horizontal imobilizagao e para condugao. 
12.4.2 Vertical 
12.4 BLOQUEIOS 
12.4.1 Pegada simples 
12.4.2 Pegada dupla 
12.5 IMOBILIZA<;OES E CONDU<;OES 
12.5.1 Algema 
12.5.2 Chave "L" para condugao 
12.5.3 Chave "L" para imobilizagao 
12.5.4 Mata leao 
12.5.5 Queda 

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



UNIDADE VIII - ALGEMAMENTO 
N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSQES ENSINO 

13 GENERALIDADES DA ALGEMA 

13.1 EM PE 

13.1.1 Algema alta direta 

13.1.2 Com chave de bra<;o 

13.1.3 Pedindo o bra<;o Apresentar as caracteristicas das 

13.2 DE JOELHOS algemas e peculiaridades de usa, 

13.2.1 Direta bem como capacitar o Policial 02 Demonstra<;ao e Tatame 

13.2.2 Apoiado em veiculo Militar para a utiliza<;ao de Repeti<;ao 

I 13.3 DEITADO algemas em situa<;oes com o 

13.3.1 lmobiliza<;ao na cabe<;a suspeito em pe, ajoelhado e 

13.3.2 Com chave de bra<;o deitado. 

13.3.3 Com queda 

13.3.4 Com imobiliza<;ao em veiculo 

13.3.5 Abortar algemamento para condu<;ao 

13.3.6 Abortar algemamento para saque de 

arm a 
--- -



UNIDADE IX- RETENCAO DE ARMA DE FOGO 
N°DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENS INO 

14 RETENCAO 

14.1 ARMA DE PORTE 

14.1.1 Retenc;ao frontal no coldre 

14.1.2 Retenc;ao frontal inversa no coldre 

14.1.3 Retenc;ao as costas Capacitar o Policial Militar para 

14.1.4 Afunde e golpe de percussao atuar em situac;oes em que o 02 Demonstrac;ao e Tatame 

14.1.5 Giro e golpe de percussao suspeito tenta dominar ou tomar Repetic;ao Armas de porte e portateis 

14.2 ARMAS PORTATEIS seu armamento. 

14.2.1 Giro e golpe de percussao 

14.2.2 Afunde e golpe em genital 

-- -- -- --
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UNIDADE X- DESARME DE ARMA DE FOGO 
N° DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES ENS INO 

15. DESARME DE ARMA DE FOGO 

15.1 PRELIMINARES 

15.2DESARMEPARASAQUEDEARMADE 

FOGO LATERAL 

15.3 DESARME PARA SAQUE DE ARMA DE Capacitar o Policial Militar para 02 Demonstragao e Tatame 

FOGO FRONTAL atuar em situagoes limite em que Repetigao Armas de porte 

15.4 DESARME DE ARMA FRONTAL COM nao haja alternativa que nao seja 

EMPUNHADURA SIMPLES. tentar desarmar o agressor 

15.5 DESARME DE ARMA FRONTAL COM armada com arma de fogo. 

EMPUNHADURA DUPLA. 

15.6 DESARME DE ARMA AS COSTAS 

--
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UNIDADE XI- COMBATES COM ARMAS DE PORTEE PORTATEIS 
N°DE PROCESSO DE MEIOS AUXILIARES 

I ASSUNTOS OBJETIVOS ESPECiFICOS SESSOES EN SINO 

16. COMBATES 

16.1 POSI<;AO FUNDAMENTAL 

16.1.1 Preliminares 

16.2 GOLPES DE PERCUSSAO COM 

ARMAS DE PORTE Capacitar o Policial Militar para 08 Demonstragao e Tatame 

16.2.1 Percussao direta utilizar armas de fogo de porte e Repetigao Armas de porte e portateis 

16.2.2 Bloqueio de perna com percussoes portateis como instrumentos 

variadas contundentes e para imobilizagoes 

16.2.3 Defesa e golpe em articulagao 

16.3 GOLPES DE PERCUSSAO COM ARMA 

PORTA TIL 

16.3.1 Percussao direta 

16.3.2 Bloqueio superior com coronhada 

16.3.3 Bloqueio lateral com coronhada 

16.3.4 Bloqueio inferior, golpe, queda e 

coronhada 

16.4 TECNICAS DE DOMiNIC E 

IMOBILIZA<;AO COM ARMA PORTA TIL 

16.4.1 Chave de brago 

16.4.2 Mata leao 

- - -- --- --- ------'-------------------------------
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"0 presente trabalho (Manual e Video-aula), resultado de inumeras horas 
de pesquisas, treinamentos e esforc;os, e dedicado a todas as pessoas 
que colaboraram para que se tornasse possivel. E uma singela 
contribuic;ao ao aprimoramento tecnico e profissional de Policiais 
Militares e Bombeiros Militares da nossa Corporac;ao". 

Os Autores 
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0 maior ensinamento do Mestre: 

"Quanta mais eu treino, 
mais sorte eu tenho". 
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APRESENTACAO 

Os presentes video-aula e manual, foram elaborados com base em 
conhecimentos de tecnicas de JiuJitsu, Judo, Kick Boxing, Karate, Krav Maga, 
Sipalki-Do, Boxe e Tecnicas Policiais Especiais no caso das tecnicas 
utilizando-se armas de fogo. Como complemento dos mesmos, a obra 
apresenta conhecimentos referentes a alimentagao, preparagao fisica e 
psicol6gica, alem de conhecimentos juridicos. 

Para isso foi reunida uma equipe composta por profissionais de varias 
areas afins, como seguem: 
ARTES MARCIAIS 

• Consultor em Karate: Professor de Karate, Faixa Preta 2° Dan pela 
Confederagao Brasileira de Karate, HAMIL TON FRANCO DE 
CAMARGO. 

• Consultores em Jiu Jitsu: Professores Faixas Pretas 3° Graue 1° Grau, 
respectivamente, pela Confederagao Brasileira de Jiu Jitsu Olimpico, 
RODRIGO ANTONIO GARCIA ( FEIJAO) e RENE NAZARE,. 

• Consultor em tecnicas com PR 24 e Arma Branca: Professor JOSE 
ROBERTO MARTINS, Faixa Preta em Si Pal Ki - Do pela UBS. 

PREPARACAO FISICA 
• Consultor em Tecnicas de Alongamento e Aquecimento: Professor 

ALLAN RODRIGO PIENEGONDA, p6s-graduado em preparagao fisica 
pela Universidade Federal do Parana. 

SOCORROSDEURGENC~ 
• Consultor em Tecnicas de Socorros de Urgencia: Soldado LUIZ 

CARLOS CHRISTIANINI- Socorrista do SlATE -PR. 
METODOLOGIA, PESQUISA E FORMATACAO 

• Consultoria e Organizagao do Material: Pedagoga ADRIANA CRISTINA 
DOS SANTOS, Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual 
de Maringa 

• Pesquisa Hist6rica: Professor VAGNER CARLOS CANUTO, Licenciado 
em Hist6ria, pela Universidade Estadual de Maringa. 

EDICAO E MONTAGEM 
• Edigao de Video e Montagem do DVD: ANDERSON "SQUASH", VIEIRA 

Proprietario da Empresa NEXT IMAGE PRODUCTIONS. 
• TV Cinturao Verde Cianorte/PR- Rede Cultura de Televisao 

INFRA - ESTRUTURA & APOIO 
• Sede de Filmagens e Fotos: ACADEMIA AEROBIC & CIA- CIANORTE -

PR. 
• Sparrings: ANTONIO SERGIO TOMAZAUSKI atleta de Jiu Jitsu e Judo 

e o Professor de Karate, Faixa Preta 2° Dan pela Confederagao 
Brasileira de Karate, HAMIL TON FRANCO DE CAMARGO. 

• Equipe de Socorro- Soldados QPM 2-0 LUIZ CARLOS CHRISTIANINI, 
PAULO CESAR UNO DA SILVA, JAIRO ANIZELLI, JULIANO 
STEFANUTTO ERICHSEN E 3° SGT QPM 2-0 MARCELO DE ARAUJO 
MEDEIROS. 

• Equipe de Preparagao Fisica: 3° SGT QPM 1-0 JOSE LUIZ 
CAVALCANTI E SUBTENENTE QPM 2-0 JOSE VALDECIR VICTOLLO 
BIASOTTO. 
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A IMPORTANCIA DA DEFESA POLICIAL 

0 que e a Defesa Policial? 
A Defesa Policial constitui-se num conjunto de tecnicas de defesa e 

ataque derivadas de inumeras artes marciais para uso policial tendo como 
principia o esforc;o nao letal. 

Tendo o Policial decidido pelo uso de tecnicas de Defesa Policial, e 
necessaria a compreensao de que a ac;ao a ser adotada tern por fundamento 
urn comportamento REATIVO, desprendida em maier ou menor grau 
diretamente proporcional a agressao apresentada. 

0 objetivo primordial da aplicac;ao de Tecnicas de Defesa Policial e 
estabelecer CONTROLE sob o suspeito, dosando a forc;a ao limite necessaria 
para controla-lo. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, exige 
condicionantes de carater ffsico, mental e psicol6gico. Constituindo-se uma 
pratica fisica, trabalha condic;oes aer6bicas, musculares, circulat6rias, etc. A 
pratica de atividade fisica revela-se importante na contribuic;ao como redutor de 
niveis de estresse e melhor funcionamento bioquimico do corpo humane na 
medida em que ocupa e mantem em funcionamento sistemas vasculares, 
grupos musculares e endocrines, especialmente com a liberac;ao de dopamina, 
endorfina e cerotonina, este ultimo conhecido como o hormonio da felicidade. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, 
considerando utilizar-se de fundamentos de Artes Marciais, aumenta os niveis 
de disciplina de conduta e de disciplina mental, atuando tambem como valvula 
de escape ou redutor de ansiedades e do estresse, bern como, atuando no 
controle dos niveis de adrenalina. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, permite 
ao policial desenvolver autoconfianc;a, melhorar a auto-estima, sentir-se 
preparado e qualificado, por conseguinte, atuando como fator de melhora no 
equilibria emocional e psicol6gico. 

A pratica de Defesa Policial, baseada no treinamento constante, e 
exigivel como esforc;o precedents ao esforc;o letal, ou seja, nao podemos 
basear a capacidade policial de resolver problemas ou confrontar-se com 
marginais apenas a partir da perspectiva do uso da arma de fogo, nao significa 
abdicar ou pretender substituir o esforc;o letal, Ionge disso, o uso de armas de 
fogo em esforc;o letal tern se mostrado cada vez mais necessaria no confronto 
urbane e rural face o crescimento constante da marginalidade, de sua 
crueldade e do seu desrespeito as autoridades constituidas. lnfelizmente, por 
inumeras vezes nossos policias se veem obrigados em responder fogo no 
confronto armado e muitos tombam nestes mementos decisivos, contudo, nao 
podemos dar aos policiais uma unica possibilidade tecnica de resoluc;ao de 
problemas, ate porque, se pensarmos no universe das ac;oes policiais que 
geram detenc;oes, prisoes, retenc;oes de meliantes, quantas delas se 
desenvolvem em confrontos armados? Sem qualquer duvida, podemos afirmar 
que em sua maioria as intervenc;oes policiais nao se dao no ambito do 
confronto armado. Sob o ponte de vista administrative, institucional e penal, 
quantos procedimentos poderiam ser evitados a partir de urn condicionamento 
tecnico especifico diverse do esforc;o letal? 
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Agir com discriyao, evitar tumultos, pamco, forya em excesso, tires 
perdidos, sao obrigayoes do Policial Militar. Para isso o mesmo devera ser alvo 
de uma capacitayao adequada que prestigie o uso de tecnicas de defesa 
pessoal. 

Urn dos problemas a serem supridos e a falta de padroniza9ao e de uma 
carga horaria adequada de treinamento. A maioria dos policiais, infelizmente, 
treinam tecnicas de defesa pessoal somente nos curses de forma9ao ou de 
reciclagem, alem de utilizarem boa parte do treinamento com tecnicas e 
conceitos de artes marciais tradicionais, ou tecnicas adaptadas a realidade de 
outros paises de onde sao provenientes. 

Por este motive, apresentamos atraves deste trabalho uma proposta 
Visando a padronizayaO. 

Alem da padroniza9ao acreditamos que as fra9oes policiais militares 
deveriam dedicar urn maier tempo ao treinamento de tecnicas bem como ao 
aperfei9oamento das mesmas. Propomos a forma9ao de instrutores nos 
moldes apresentados neste manual para atuarem na prepara9ao do policial 
militar, que e quem vai se deparar com situa9oes de risco. 

Temos que considerar tambem que o PM poderia procurar a capacita9ao 
tecnica por sua propria conta, pois a pratica de uma modalidade de defesa 
pessoal e urn investimento nos maiores patrimonies que o ser humane possui, 
sua saude e sua vida. 

Quante a Curses de Forma9ao Especifica, acreditamos que urn 
apanhado de tecnicas de facil assimila9ao e comprovada efetividade seja o 
caminho. Nenhum curse, por mais extenso que seja, vai possibilitar ao 
praticante o mesmo conhecimento e eficiencia que a pratica constante de uma 
arte marcial. Porem, tecnicas simples e efetivas quando bem assimiladas e 
treinadas, constituem-se em urn patrimonio intelectual pronto para a utiliza9ao 
imediata. 
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MODULO I - TEORIA 
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1 -ASPECTOS ESSENCIAIS DA DEFESA POLICIAL 

A chave se encontra em trabalhar 03 aspectos basicos: Auto Controle, Dominic 
do Oponente e Visao Ampla da Situa<;:ao. Abaixo apresentamos os mesmos: 

1.1 - Auto Controle 

Nunca se deve efetuar qualquer a<;:ao de defesa policial se nao 
acreditarmos que podemos faze-lo, pois urn instante de hesita<;:ao pode ser 
fatai.O desenvolvimento do auto controle e essencial por este motivo. 

Pela repeti<;:ao de uma situa<;:ao, desenvolve-se a adapta<;:ao e e essa 
adapta<;:ao que ira produzir a capacidade de reagir friamente ante o perigo e, 
ate mesmo, antecipa-lo. Para isso, a capacidade principal a ser desenvolvida e 
aten<;:ao. 0 resto vern com o tempo e com a pratica que adapta seu bi6tipo as 
mais improvaveis rea<;:oes. 

Ainda no que se refere ao Auto Controle, e precise observar que a 
profissao policial exige condutas profissionais e pessoais distintas. E a 
percep<;:ao destas exigencias implicitas a profissao que impelem o Policial, 
mesmo que de folga, seja urn observador, que entenda fatores de suspei<;:ao, 
que compreenda a normalidade e a anormalidade em qualquer quadro de 
situa<;:ao, esta percep<;:ao permanente que nos faz escolher urn Iugar adequado 
em urn restaurante, costas protegidas, sempre observando a porta e o caixa, 
olhar a rua antes de entrar em casa, observar os frentistas e o movimento do 
posto antes de abastecer, observar os caixas do mercado e suas fei<;:5es antes 
de adentrar ao ambiente, parar no semaforo com a arma em condi<;:ao de 
saque, controlar retrovisores, manter distancia de manobra e evasao, observar 
em qualquer ambiente a possibilidade de abrigos e cobertas, angulos de tiro, 
lin has seguras de tiro, etc. Tais posturas comuns a n6s, beiram a neurose para 
aos que nao sao do meio, as vezes ate perturbam e constrangem familiares, 
amigos, maridos e esposas, mas para n6s e intrinseco, comum, condicionado, 
automatico, e a isto chamamos de NiVEL DE ALERT A. 

Todos possuem niveis de alerta, quais sejam: 
Nivel 01: dado a qualquer cidadao comum, seu nivel de percep<;:ao de 

perigo inviabiliza uma rea<;:ao, nao toma cautelas antecipadas e quando 
percebe o perigo este ja esta materializado. 

Nivel 02: dado a qualquer policial, sua conduta e sempre observativa e 
antecipada mesmo fora da a<;:ao profissional. 

Nivel 03: dado ao policial quando a partir da observa<;:ao percebe o 
perigo, avalia a situa<;:ao e se posiciona para enfrenta-lo. 

Nivel 04: dado ao policial quando materializa uma a<;:ao ou rea<;:ao frente 
a situa<;:ao de perigo detectada. 

A nossa atividade nao e comum, nao somos cidadaos comuns sob o 
ponto de vista profissional, nenhum policial pode se dar ao luxo de nao 
manter-se sempre minimamente em nivel de alerta 02, alias, e exigivel e 
natural que assim o seja. 
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1.2 - Dominio do Oponente 

Para se dominar urn oponente e necessaria aplicar a tecnica adequada 
no memento adequado, moldando-se a situac;ao. Se as tecnicas ensinadas 
forem faceis de serem aprendidas e simples de serem executadas, elas serao 
moldaveis a situac;ao e, principalmente, eficientes. 

Os 05 Principios basicos da aprendizagem de Defesa Policial: 

1. Repetic;ao: Repetir o movimento tantas vezes quanto for necessano, 
diminuindo hesitac;oes e o tempo de execuc;ao do mesmo, tornando-o o mais 
natural e imediato possivel. Este e o chamado movimento instintivo/reflexivo. 

2. Dor: A dor deve ser utilizada para dominar o oponente, quanto mais dor 
provocarmos maior sera nosso dominic do oponente. A dor pode ser utilizada 
para paralisar o adversario, machuca-lo ou para distrai-lo. Pode ser 
considerado com o principia absolute da contenc;ao de urn oponente. 

3. Adaptac;ao: Adapte as tecnicas a cada situac;ao. Conhec;a cada detalhe da 
tecnica e transfira sua efetividade para as mais diversas situac;oes. 

4. Mudanc;a: Sempre alterne tecnicas, nunca insista em tecnicas que no 
memento nao estao sendo efetivas. Utilize a direc;ao da forc;a do adversario. 

5. Versatilidade: Treine todas as tecnicas e situac;oes o mais proximo da 
realidade, simule e inverta, quando tiver o total dominic de uma tecnica, 
dificulte-a, inverta o lado, aumente a resistencia. Somente pelo 
desenvolvimento de varias variaveis estamos aptos a qualquer situac;ao. 

1.3 - Visao Ampla da Situac;ao 

Avalie os riscos e decida racionalmente a melhor forma de intervir. 
Somente o treinamento pode proporcionar esta situac;ao. Pense em todos os 
riscos a que esta sujeito e, se resolver intervir ou nao tiver escolha, atue com 
todas as suas forc;as e controle o adversario o mais rapido possivel, sem 
hesitar. 

Uma tecnica para se visualizar amplamente a situac;ao, pode incluir estes 5 
pontos: 

1. Antecipe as intenc;oes do oponente; 

2. Nao aja precipitadamente, considere todas as variantes; 

3. Avalie o tipo de comportamento que o oponente apresenta, se ele esta 
nervoso, drogado, irritado, etc.; 
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4. Avalie distancia, presenc;:a de armas, numero de envolvidos, etc. 

5. Coloque-se no Iugar do adversario, tente pensar como se fosse ele. Lembre
se que o fator surpresa pode estar tanto de um lado como de outro. 

Situac;:oes policiais de elevado risco gerando alto grau de estresse, podem 
desencadear reac;:oes atipicas pela abrupta e brutal liberac;:ao de adrenalina na 
corrente sanguinea, notadamente observadas em confrontos armados, 
podendo, contudo, manifestar-se em menor grau em situac;:oes de esforc;:o nao 
letal, mas em elevado grau de estresse, como a seguir: 
a) 0 Aumento do Tonus Muscular: 

Diz respeito ao aumento da forc;:a fisica em func;:ao da brutal liberac;:ao de 
adrenalina, nos confrontos armados com a utilizac;:ao propria de arma de 
fogo, pode gerar o risco de disparos acidentais visto o aumento da forc;:a 
premida no gatilho e desconhecida do policial. Em defesa Policial deve ser 
conhecida para ser usada favoravelmente, caso contrario pode-se 
eventualmente gerar lesoes nao pretendidas nos suspeito como fraturas e 
obito. 

b) Exclusao Auditiva 
Diz respeito a perda temporaria da audic;:ao, impedindo o policial de escutar 
ordens ou receber orientac;:oes quando em confronto, ha casos onde o 
policial sequer escuta o disparo de sua propria arma, continuando a acionar 
o gatilho mesmo depois da arma descarregada. Em defesa policial este 
sintoma deve ser conhecido para nao interferir no controle amplo da 
situac;:ao, limitando ou reduzindo o sentido de percepc;:ao auditiva. 

c) Visao em Tunel 
Diz respeito a perda da visao periferica, a visao policial fica centrada 
apenas no ponto de risco ou no fogo do agressor, impedindo a percepc;:ao 
de outro perigo ou movimentac;:ao lateral. Em Defesa Policial tal sintoma 
deve ser conhecido visto que controle periferico e essencial mesmo no 
combate desarmado. 
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2 - USO GRADATIVO DA FORCA 

2.1 - lntroduc;ao 

Policiais Militares bem treinados em defesa policial devem reagir na 
proporgao exata de acordo com a violencia perpetrada. As forgas policiais 
devem usar um gradiente de forga que segue o preceito de uso proporcional 
da forga, estando dessa forma amparados nos aspectos moral e legal. 

0 uso excessive, indevido ou arbitrario de forga, causando danos ffsicos 
ou morais, ou a atuagao equivocada de policiais ou segurangas mostra o 
despreparo e falta de treinamento que gera medo e revolta na populagao, 
descredito das instituigoes e condenagao pelos 6rgaos de imprensa. Devemos 
sempre lembrar-nos da Declaragao Universal dos Direitos Humanos que em 
seu artigo terceiro diz: "Todo individuo tern direito a vida, a liberdade e a 
seguranga pessoal". 

0 policial militar deve respeitar e fazer cumprir as leis e normas vigentes 
ao mesmo tempo evitar a responsabilidade civil ou penal que o uso indevido ou 
exagerado da forga produz. 

Porem, isso nao significa ter uma atitude passiva que paralise suas 
agoes e ameace a sua integridade fisica ou moral. Nesse contexte e 
importantissimo que o policial militar seja equipado com recursos que 
aumentem sua seguranga, ao mesmo tempo tenha a capacitagao necessaria 
para sua utilizagao de maneira efetiva e finalmente tenha treinamento e 
dominic de procedimentos e tecnicas para sua defesa pessoal. 

Como exemplo o PM que tenha apenas um cassetete em seu cinturao, 
nao tendo sido treinado em tecnicas de defesa pessoal. Este ira utiliza-lo para 
bater, ao inves de tentar aplicar uma chave de brago para controlar o agressor. 
Na falta de conhecimento tecnico especifico, o primeiro recurso que o policial 
militar utiliza normalmente e a arma de fogo e nao a defesa pessoal. 

2.2 - Fundamentac;ao Juridica 

A fundamentagao juridica para o uso da forga nos diplomas legais 
brasileiros e resumida, fundamentada especialmente nos dispostos nos artigos 
284 e 292 do C6digo de Processo Penal Brasileiro e no artigo 234 do C6digo 
de Processo Penal Militar, permitindo estes dispositivos o uso de forga em 
casos de desobediencia, resistencia ou tentativa de fuga. 

No mesmo tocante o paragrafo 1° do Artigo 234 do CPPM, alerta que o 
uso de algemas deve ser evitado, desde que nao se materialize o perigo de 
fuga ou agressao do preso, sendo entao utilizada como meio de conter a 
violencia e por vezes como garantia de integridade fisica do proprio detido. 

0 uso da forga deve se pautar pelos principios da legalidade, da 
proporcionalidade e da necessidade, com comportamento etico e replete de 
bom senso. 
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0 policial detem enorme poder, poder este que o capacita a cercear 
temporariamente principios fundamentais dos cidadaos, como a liberdade de 
locomoc.;:ao e a integridade flsica, contudo, tais dispositivos quando violados, 
divorciados dos principios que pautam o uso da forc.;:a, habilitam a 
movimentac.;:ao da justic.;:a contra o proprio agente do Estado. 

0 uso da forc.;:a nao se limita como preocupac.;:ao exclusiva dos Estados 
ou Nac.;:oes individualmente, ja em 1979 a Assembleia Geral das nac.;:oes Unidas 
em sua Resoluc.;:ao 34/169, adotou o C6digo de Conduta para os Encarregados 
da Aplicac.;:ao da Lei. (CCEAL). 

Tal instrumento estabelecido como recomendac.;:ao da ONU para todas 
as Nac.;:oes membros, estabelece parametres para o uso da forc.;:a, limitando-a 
ao uso gradual estritamente necessaria, com vistas ao respeito a dignidade 
humana, em defesa dos direitos humanos, proibindo a tortura ou qualquer 
tratamento degradante. 

A forc.;:a utilizada deve ter por base a situac.;:ao que o policial militar 
enfrenta e deve ser imediata, com o objetivo de neutralizar o oponente em seu 
desrespeito as leis. E importante frisar que o agressor e quem comete a ac.;:ao e 
o PM apenas reage, defendendo-sa e dominando a situac.;:ao. 

2.3 - Gradiente De For~a 

A forc.;:a utilizada e proporcional ao nivel de ameac.;:a que o oponente 
representa. Avaliamos somando varios fatores relacionados ao policial militar 
ou ao agressor como por exemplo, a idade, sexo, tamanho, porte, preparo 
fisico, nivel de habilidade, relac.;:ao numerica entre policiais e agressores, etc., 
alem da avaliac.;:ao de circunstancias especiais, como a proximidade do 
oponente a armas, o conhecimento de informac.;:oes relevantes sobre a 
periculosidade do oponente, o fato do PM estar ferido ou exausto ou em 
posic.;:ao vulneravel, etc. Urn PM sozinho pode utilizar urn nivel de forc.;:a maior 
contra varios oponentes, mas se oponente for muito mais fraco e representa 
urn risco menor, e recomendado escalonar para menos o uso da forc.;:a. E a 
percepc.;:ao da situac.;:ao como urn todo que proporciona a escolha e dosagem do 
nivel de forc.;:a que sera utilizado durante a ac.;:ao. 

0 conceito de policiamento ostensive preconiza que o policial fardado, 
atento, com uma boa postura e urn fator inibidor e apenas a sua presenc.;:a pode 
evitar que uma ac.;:ao criminosa seja consumada. Por isso, urn policial em 
publico deve optar por tecnicas que nao causem constrangimento ao mesmo 
tempo em que preservem a integridade flsica do agressor como o uso de 
chaves de brac.;:o, por exemplo. Porem, em situac.;:oes onde ha mais de urn 
agressor e estamos sozinhos, nao e recomendado tentar aplicar uma tecnica 
de controle, enquanto imobilizamos urn, o outro elemento pode atacar, desta 
forma, ao inves de controlar, urn golpe contundente (soco, chute, cotovelada, 
etc.), nao expoe tanto a seguranc.;:a, possibilitando eliminar a ameac.;:a 
rapidamente se tiver o treinamento necessaria. 

0 uso de armas de fogo em esforc.;:o letal se justifica apenas em 
situac.;:oes de legltima defesa, especificadas na lei. 
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2.4 - Tipos De Suspeito 

Devemos ressaltar que podemos pular etapas no aumento gradativo da 
forc;a quando, por exemplo, passa-se de uma agressao fisica para uma 
ameac;a armada. 0 memento e que decide qual e a melhor resposta. 

Um exemplo do aumento gradativo da forc;a e o caso onde um policial 
tenta educadamente, retirar uma pessoa de um local. Quando da negativa, 
aumentamos o tom de voz e solicitamos com maior enfase, se ele nos ofende, 
usamos um comando autoritario e assim por diante ate situac;oes extremas, 
portanto e precise conhecer quais sao os principais tipos de suspeitos: 

a) Suspeito Cooperative 
Caracteriza-se por uma postura consciente obediente ao apelo ou 

determinac;ao policial, coopera com o agente da lei, demonstra passividade, 
podendo ser controlado pela ac;ao verbal e pela simples admoestac;ao policial. 

b) Suspeito Hesitante 
Caracteriza-se por uma postura flutuante, nao resiste propriamente, 

mas, tambem nao reage prontamente ao comando verbal, pode se tornar 
cooperative frente a postura firme e tecnica do policial quando este demonstra 
controle e prepare para enfrenta-lo se for necessaria, colocando-o em condic;ao 
de submissao a autoridade, podendo tambem involuir para uma postura 
agressiva especialmente frente a ofensas ou violencia gratuita do agente da 
Lei, especialmente quando se trata de pessoa emocionalmente motivada ou se 
constituir-se elemento mentalmente perturbado. 

c) Suspeito Resistente Passive 
Neste tipo de suspeito podemos enquadrar aqueles que simplesmente 

nao obedecem a ordem policial mas tambem nao apresentam uma ac;ao ou 
postura agressiva, resistem de forma pacifica exigindo controle atraves de 
contato com aplicac;ao de tecnicas especificas para sua retirada, caracterizado 
em protestos de trabalhadores, ambientalistas, etc. 

c) Suspeito Agressivo 
Caracteriza-se por temperamento explosive, nao acata ordenamento 

verbal, coloca-se em condic;ao de confrontar-se com a autoridade policial de 
forma verbal ou fisica, resiste ativamente a ac;ao policial exigindo a intervenc;ao 
com uso da forc;a, caracterizado especialmente em delinqOentes e 
eventualmente em elementos mentalmente perturbados. 

d) Suspeito Agressivo Letal 
Caracteriza-se na resistencia armada a ac;ao policial, o comportamento 

do suspeito e letal para o policial ou para terceiros, utiliza-se efetivamente de 
arma para causar grave ferimento ou morte, exigindo o uso de forc;a letal para 
conte-lo ou neutraliza-lo, caracterizado por criminosos profissionais e 
eventualmente elementos mentalmente perturbados. 
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Tabela do Gradiente de Forc;a 

c:::::::::> Ac;ao Policial 
Postura do Suspeito 

Normalidade c:::::::::> Presenca Ostensiva 
Cooperative c:::::::::> Acao Verbal 
Hesitante c:::::::::> Ac;ao Verbai/Demonstrac;ao Tecnica e de 

Forca 
Passivo c:::::::::> Controle Tecnico por Contato 
Agressivo c:::::::::> Controle Tecnico/Fisico/Uso de Forc;a nao 

Leta I 
Agressivo Letal Armado c:::::::::> Forca Letal/ Arma de Fogo 

3-PREPARACOES 

3.1 - Preparac;ao Psicol6gica 

E precise estar preparado psicologicamente, pois as situac;:oes em urn 
confronto real sao muito diferentes de urn simples treino. 

Nos treinamentos sempre podemos desistir e pedir para parar quando 
estamos em situac;:ao desfavoravel. Em treinamento somos educados e 
respeitosos quanto ao companheiro de treinos 

Na luta real importa a sobrevivemcia onde subterfugios de distrac;:ao 
podem ser uteis e ate indispensaveis na preparac;:ao para urn golpe final. 0 
dominic do emocional do oponente pode estar em nossas palavras, nossa 
postura de combate e em descuidos do mesmo e assim como sua forma de 
lutar (com mais ou menos precauc;:ao). lntimida-lo, induzi-lo a erros, engana-lo 
pode ser uma forma de vence-lo, porem, cuidado, pois ele pode pensar da 
mesma forma!! Antecipe-se!. 

Alguns pontos para se desenvolver a aptidao necessaria a Defesa Policial sao: 

• Treinar em contextos pr6ximos dos reais e o ideal, obviamente 
tomando-se as devidas precauc;:oes para que acidentes mais graves 
nao ocorram. 

• Lembre-se de nao subestimar urn indivfduo que esta acuado, 
desesperado ou nao tern nada a perder. 

• Controle emocional e essencial para quem esta lidando com a vida de 
seres humanos. 

As alterac;:oes que a tensao do confronto provocam devem ser 
compreendidas e trabalhadas para potencializar a capacidade de reac;:ao e as 
chances de sobrevivencia no confronto. 0 perigo poe todo o corpo em alerta, 
ocasionando urn estresse agudo que aumenta a pressao arterial, acelera os 
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batimentos cardiacos, altera o ritmo respiratorio (ofegancia), dilata as pupilas 
(permite enxergar melhor o alvo ), seca a boca, constringe os capilares 
(diminuindo o risco de hemorragias se sofrer urn a lesao superficial), apressa a 
formac;ao da glicose provocando aumentando a taxa de glicose no sangue (as 
celulas no confronts exigiram mais energia), os musculos se tencionam e 
prepara o corpo para o combate ou fuga. 

Gada pessoa reage a sua maneira em situac;oes de risco, enquanto uns 
ficam paralisados esquecendo a tecnica, outros agem por instinto 
desconsiderando os riscos e, finalmente, os bern treinados que mantem o 
dominic e fazem o que e necessaria. 

3.1.1 - Controle Emocional 

A atividade policial por si so constitui fator de estresse. 0 trabalho em 
turnos interrompendo o ritmo normal do relogio biologico com a perda de noites 
de sono, a exigencia constants de niveis de alerta, as pressoes proprias da 
atividade sob o prisma de responsabilidade administrativa, civil, penal e 
disciplinar, o sedentarismo decorrente de atividade executada em automovel 
durante diversas horas, estresse termico decorrente de temperaturas severas 
em periodos de inverno ou verao, etc, podem interferir na produc;ao do servic;o 
policial bern como gerar fatores degradantes aos sistemas fisico, biologico e 
emocional. 

Devemos sempre tentar center a tensao emocional das situac;oes de 
risco. Pode-se diminuir os efeitos negatives da tensao atraves da respirac;ao 
lenta e compassada, o que baixa a freqOencia cardiaca. lsso e muito 
importante porque a freqOencia cardiaca tern relac;ao direta com as habilidades 
especificas do corpo. 

Com relac;ao a coordenac;ao motora, a freqOencia cardiaca apresenta a 
seguinte relac;ao: 

• Entre 60 a 90 b.p.m., consegue-se executar habilidades delicadas, 
como colocar linha em uma agulha. 

• Na faixa entre 115 a 145 b.p.m, o nivel de concentrac;ao baixa e de 
consciencia aumenta, o corpo esta preparado e alerta, os musculos 
irrigados e prontos. Passamos a ter maier controle sobre conjuntos 
maiores de musculos. As habilidades de sobrevivencia tern nessa faixa 
suas melhores chances em urn confronto fisico 

• A partir de 175 b.p.m., inicia-se a deteriorac;ao do processo cognitive, a 
exclusao auditiva e a dilatac;ao da pupila, o que elimina a visao 
periferica e a sensac;ao de profundidade, de terceira dimensao, levando 
a chamada visao de tunel. Quando isso ocorre, o corac;ao pode chegar 
proximo do colapso. 

Por esse motive o treinamento deve ser intensive e o mais proximo do real, 
visando o habito e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. 
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3.1.2 - Trinomio da a~ao 

Apresentamos, agora, alguns tipos de comportamentos que o PM pode 
encontrar. 

1) Cidadao comum em surto de raiva: originadas em situac;oes de estresse 
comuns na vida urbana. Nesses casas e importante evitar golpes 
traumatizantes, dando enfase a tecnicas de controle, como chaves de 
articulac;ao. 

2) Meliantes: propensos a reac;ao e a ameac;ar a integridade fisica do PM. A 
resposta agora podera apresentar um maior gradiente de forc;a, inclusive 
utilizando golpes traumatizantes. 

3) Pessoas com problemas mentais ou psicol6gicos: tratam-se de doentes e 
deve-se ter muita cautela. 0 nivel de susceptibilidade a dar pode estar alterado 
o que dificulta chaves de articulac;ao. Recomendamos estrangulamentos como 
o mata-leao. 

Frente as diversas possibilidades de confronto a ac;ao policial de defesa deve 
basear-se em um trinomio, Capacidade Tecnica, Oportunidade e Percepc;ao de 
Risco: 

a) Capacidade Tecnica 
Diz respeito ao treinamento constante recebido, preparo fisico e emocional 
para reagir, confianc;a na capacidade de resoluc;ao do problema a partir do 
conhecimento tecnico recebido, auto-confianc;a e seguranc;a tecnica. 

b) Oportunidade 
Diz respeito a capacidade de observac;ao e percepc;ao policial para 
aplicac;ao de uma tecnica, decidir qual a melhor tecnica a ser empregada a 
partir da oportunidade oferecida ou apresentada pelo suspeito ou pelo 
conjunto da situac;ao. lnfere capacidade de antecipac;ao. 

c) Avaliac;ao de Risco 
Diz respeito fundamentalmente ao processo de decisao. Consiste em 
responder questionamentos mentais. Estou tecnicamente preparado e 
seguro, e oportuno agir, qual o risco implicito da ac;ao, quais sao os fatores 
adversos no emprego de determinada tecnica, sera efetivo o controle do 
suspeito, ha risco a terceiros ou a mim mesmo? Mesmo sendo 
tecnicamente viavel e oportuno e SEGURO? 

Na avaliac;ao de risco deve-se observar o trinomio tambem a partir da 
perspectiva do suspeito, ou seja, o suspeito apresenta alguma habilidade 
tecnica para a ac;ao agressiva? A habilidade do suspeito pode ser oportuna 
para ferir ou matar? o suspeito tendo ou nao qualificac;ao ou habilidade 
pode aproveitar-se da oportunidade e gerar riscos a terceiros, a si proprio e 
ao policial? 
Avaliado e respondido o trinomio a partir das duas perspectivas, decidimos 
em agir, reagir ou nao, obviamente que esta racionalizac;ao se da num 
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infimo espac;o de tempo, o que contribui decisivamente para uma ac;ao 
correta e, indiscutivelmente, o nivel de capacitac;ao tecnico/profissional do 
policial. 

3.2. - Prepara~ao Fisiol6gica 

3.2.1 - Cuidados com a Alimenta~ao 

Uma refeic;ao adequada e a base para urn born desempenho fisico, sao 
os nutrientes que fornecem a energia necessaria para os diferentes tipos de 
situac;ao onde o PM pode se encontrar. Alem disso, uma boa alimentac;ao 
proporciona muitos dos elementos essenciais para a sintese de novos tecidos 
e o reparo dos ja existentes. 

Quante mais conhecimento a respeito de alimentac;ao e seus beneficios 
o PM reter, em conjunto com sua atividade fisica profissional ou nao, mais facil 
lhe sera a escolha dos alimentos que farao parte da sua alimentac;ao diaria. 

0 principal objetivo em ter uma alimentac;ao adequada, geralmente se 
resume a proporcionar quantidades ideais de energia ao corpo. 

Os Carboidratos fornecem a principal fonte de energia para o organismo 
e sao encontrados em alimentos como: cereais, massas, paes, batata e 
mandioca, arroz e frutas. 

As Proteinas promovem o reparo e a construc;ao dos tecidos durante 
processes catab61icos e anab61icos e sao encontradas em: carnes, Ieite e seus 
derivados (queijos e iogurtes) e ovos. 

As Vitaminas e Minerais facilitam a transferemcia de energia e a sfntese 
dos tecidos, e sao anti-oxidantes prevenindo o envelhecimento das celulas. 
Sao encontradas em frutas e verduras. 

Os alimentos acima constituem os tres principais grupos alimentares, 
conhecidos respectivamente como Energeticos, Construtores e Reguladores, 
devendo cada refeic;ao center urn ou mais alimentos desses grupos, o que gera 
o equilibria nutricional. 

Dependendo da intensidade, durac;ao e do tipo do treinamento ou 
trabalho a ser executado, o individuo pode ter uma necessidade de nutrientes 
diferenciada. 

Abaixo apresentamos alguns itens que devem ser observados: 

- lngerir uma variedade ampla de alimentos e importantissimo, haja vista que 
nenhum alimento apresenta todos os nutrientes necessaries. 

- Uma dieta com alto teor de Carboidratos complexes e baixo teor de gordura e 
benetica para qualquer pessoa nao resistente ou contra indicada para tal 
ingesta c. 

- Consumir Carboidratos antes e durante atividades de alto desgaste mantem 
adequado o estoque de glicogenio (energia armazenada). 
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- A simples ingestao regular diaria, em torno de 1 ,5 litros, de agua para 
atividade fisica com dura<;ao de ate 2 horas e suficiente, em caso de 
atividades mais longas faz-se necessaria a hidrata<;ao com o consumo de 
solu<;oes isotonicas. 

- Pessoas que praticam atividades intensas devem consumir sempre 
Vitaminas C, E, A e do complexo B e Minerals como potassic, s6dio, ferro, 
zinco. 

- Oleos e gorduras em geral engordam e devem ser consumidos 
moderadamente, mas, moderadamente, sao necessaries ao organismo como 
fonte de energia. 

Geralmente os alimentos comuns, consumidos diariamente em uma dieta 
tradicional (arroz, feijao, saladas e carne) sao capazes de suprir as 
necessidades de nutrientes do PM, mas aqueles que necessitarem de urn 
refor<;o na alimenta<;ao podem recorrer sem problemas aos chamados 
suplementos alimentares. 

3.3- Preparac;ao Fisica 

0 aquecimento antes de qualquer atividade fisica, e de suma 
importancia para aula de defesa policial pais a intensidade da aula e os golpes 
potentes podem ocasionar algum tipo de lesao muscular no individuo praticante 
se nao aquecido. 

0 aquecimento pode ser dividido em duas fases, alongamento e 
aquecimento propriamente dito (movimenta<;ao). 

3.3.1 - Alongamento 

0 alongamento deve ser feito antes e ap6s a aula, antes como forma de 
prepara<;ao e ap6s como forma de recupera<;ao muscular. 0 tempo aproximado 
e de 5 minutos, importando em nao menos de 20 segundos para cada posi<;ao. 

Urn detalhe importante e definir a diferen<;a de alongamento e 
flexibilidade. Alongamento consiste em estender o musculo aumentando seu 
comprimento, mas ate urn limite confortavel. 0 treino que visa aumentar os 
niveis de amplitude articular e de elasticidade muscular, seriam definidos como 
treino de flexibilidade, onde se utiliza o mesmo movimento de alongamento, s6 
que com amplitudes maiores. 

0 que deve ficar clara e que o treino de flexibilidade deve ser feito como 
treino especifico e nao como principia de aula de defesa policial. Urn 
alongamento mais intenso antes de urn treino intenso pode acarretar lesoes ao 
individuo. 
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Tipos de Alongamento 

0 alongamento deve ser direcionado de acordo com os grupos 
musculares atuantes e os movimentos utilizados na aula de defesa policial, 
como alguns exemplos abaixo: 

Pescot;o; alongar executando o movimento lateral (direita/esquerda), 
flexao do pescot;o e extensao. 
Ombro; tracionar o brat;o em diret;ao ao peito (Adut;ao ). 
Brat;o; extensao do cotovelo, esticando o brat;o acima da cabet;a. 
Peitoral; segurar as duas maos com os dedos cruzados, extensao do 
om bro. 
Coluna; extensao da coluna. 
Antebrat;o; flexao do punho. 
Coxa: 

• Flexao do joelho. 
• Abdut;ao do quadril. 
• Flexao do quadril com extensao do joelho. 
• Flexao do tornozelo. 

- Alongamentos especificos como os utilizados em lutas de contato. 

3.3.2 - Aquecimento 

0 aquecimento dever ser feito apenas antes da aula como forma de 
preparat;ao para as atividades que virao a seguir, por isso o tempo aproximado 
e de 5 a 1 0 minutos. 

0 aquecimento nao deve ser muito prolongado, e nao deve ser 
confundido com treinamento fisico para que a tecnica de execut;ao nao seja 
prejudicada. 

Pode-se aplicar tecnicas com o aluno mais fadigado, o que 
chamariamos de treino fisico - tecnico, com o objetivo de vivenciar o 
conhecimento adquirido em situat;5es mais complexas, simulando nivel de 
estresse. 

Para que o aluno de defesa pessoal obtenha melhores resultados, 
recomenda-se que o aquecimento seja o mais especifico possivel, ou seja, que 
utilize os grupos musculares e movimentos da defesa pessoal mas em menor 
intensidade. 

Tipos de aquecimento 

0 aquecimento deve ser executado de forma a preparar o individuo para 
a execut;ao dos movimentos especificos, deve haver enfase no aquecimento 
articular. 

Para preparar as articulat;5es para a aula ou treino, o individuo deve 
movimentar as articulat;5es executando movimentos repetitivos sem 
carga, como por exemplo, girar os brat;os em movimentos circulares, 
para aquecer a articulat;ao do ombro. 
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Corrida para aquecimento cardiovascular. 
Circuito. 
Golpes utilizados no treino s6 que em intensidade menor, como 
forma de preparagao. 

Condicionamento Fisico 

Como se manter bern preparado para aplicar a defesa policial de forma 
mais eficiente? 

A melhor forma seria praticar exercicios ou esportes que estejam 
relacionados com o condicionamento especifico necessaria para os 
grupamentos musculares mais utilizados. 

A constancia necessaria para se obter um condicionamento aer6bio 
(resistencia) razoavel seria de tres vezes por semana. No caso do treinamento 
muscular, visando o fortalecimento dos musculos (musculagao), de duas a tres 
vezes por semana sao suficientes. 

A seguir alguns esportes e atividades, que se encaixam neste perfil: 

Manutengao tecnica da defesa e treino fisico. 

Artes marciais como: 
Karate. 
Aiki-do. 
Judo. 
Jiu-jitsu. 

Manutengao da resistencia aer6bica. 

Ciclismo. 
Corrida ou Jogging. 
Spinning. 
Futebol, Futsal, etc. 
Natagao. 

Manutengao da forga e resistencia muscular. 

Musculagao: com certeza a modalidade mais eficiente para ganhos de 
forga. 
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MODULO II
FUNDAMENTOS TECNICOS 
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MODULO II- FUNDAMENTOS TECNICOS 

4- EXERCiCIOS PARA PREPARACAO FiSICA E ALONGAMENTO 

4.1 - Alongamento 

Alongamento lateral do Brago 

Alongamento Palmar Alongamento Lateral da Cabega 
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Alongamento Frontal da Cabec;a 
Alongamento Frontal de Pernas 

Alongamento Lateral de Pernas Alongamento Frontal de Coxas 

Alongamento Anterior de Brac;os Alongamento de Costas 



Alongamento Simultaneo de Pernas 

4.2 -AQUECIMENTO 

4.2.1 - Polichinelo 

Alongamento Forc;ado de Pernas 

29 



4.2.2 -Fiexao de Bra~os 

4.2.3- Abdominais 
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4.2.3 - Corrida 

Como base para a prepara9ao aer6bica, recomendamos a realiza9ao de 
corridas de 12 a 30 minutos em trote leve e continuo. Estas corridas, 
preferencialmente, devem ser realizadas 3 vezes por semana. 

5- PONTOS SENSIVEIS E PONTOS DE CONTATO 

No mapa abaixo apresentamos, em sintese, os varios pontos sensiveis e 
de contato existentes no corpo humano.Todos os pontos apresentados tern sua 
efetividade em rela9ao direta com o gradiente de for9a e a zona atingida -
como sera mostrado a seguir. Estes pontos podem ser utilizados em pressao 
com o PR-24, com o MBD PR-01 e pressoes digitais, tambem utilizados em 
golpes contundentes. 

ALTO DA CABE~A -._ 

OMBRO~ 

MUSCULO ., 

JOELHO 

CANELA 

TRAZ DA 
COXA 

CRANIO 
.,./ 
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6 - PONTOS DE CONTROLE E DEFINICAO 

Podemos dividir o corpo do oponente em tres areas distintas de acordo com a 
possibilidade de ocasionar lesoes de maior ou menor gravidade 

Area Vermelha: Os danos ocasionados por golpes desferidos nessa area zona 
sao de alto risco, devemos evitar ou somente usar em situagoes de legitima 
defesa. As consequencias podem ser a perda de consciencia, lesoes graves e 
choque ou morte. 

Area Amarela: Os danos ocasionados sao de gravidade media a alta 
gravidade. As consequencias podem ser hemorragias ou lesoes em 6rgaos da 
regiao do tronco. 

Area Verde: Essa e a regiao ideal para desferir golpes visando imobilizar sem 
ocasionar danos que possam levar a morte o agressor. 

7- BASES 
7.1 -Base de Boxe 

7 .1.1 - Base fixa 

Posi<;ao 
de 

Repouso 

Base de Boxe: 
Perna e bra<;o 
fortes atras, 

joelhos 
levemente 

flexionados, 
cotovelos 

fechados e 
punhos na altura 

das ma<;as do 
rosto. 
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7.1.2- Avan~o, Recuo, Deslocamento Lateral 

Para se avangar, recuar ou deslocar lateralmente, partindo da 
base de Boxe, movimentamos primeiro sempre a perna de tras, nunca 
cruzando as pernas, no chamado andar esgrimado - equivalente a 
movimentagao durante a esgrima. 

t r't f 
,.j 

2 

7 .2. - Base de Defesa Pessoal 

7 .2.1 - Base fixa 

3 

Voltada a dar maior sustentagao ao corpo do Policial por 
apresentar urn centro de gravidade mais baixo do que o normal, e mais 
firme frente aos mais variados tipos de agressao. 

Base de Defesa Pessoal 
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7 .2.2 - Avan~o e Recuo 

Para se avanc;ar, recuar ou deslocar lateralmente, partindo da 
base de defesa policial, movimentamos primeiro sempre a perna de tras, 
nunca cruzando as pernas, mantendo o centro de gravidade do corpo mais 
baixo e aumentando assim a sustentac;ao do mesmo. 

7.3 - No~oes de Distancia 

Nao adianta apresentarmos conhecimento tecnico se nao tivermos a 
distancia necessaria para entrar no raio de ac;ao do adversario. A tecnica 
mais simples e efetiva nesse caso e o Jab que parte do brac;o que estiver 
mais a frente e visa alcanc;ar o queixo do adversario. Entrando o Jab, 
entram, com certeza as outras tecnicas. 

7 .3.1 - Jab ou Bra~o Esticado 
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MODULO Ill- TECNICAS DE 
PERCUSSAO 
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MODULO Ill 

8- COMBATE DESARMADO (TECNICAS DE PERCUSSAO} 

8.1 - Golpes com a Mao: Definimos como golpes de mao os golpes onde o 
que atinge o oponente e a nossa mao, independente se em soco ou em 
facade mao (cuteladas). 

8.1.1 - Jab: 0 Jab e urn dos principais golpes do Boxe, e ele quem trava a 
distancia para a entrada de outros golpes mais potentes. Aplica-se o Jab 
quando, em posivao de Boxe, lanva-se a frente em soco o bravo mais 
adiantado da posivao. Lembre-se de soltar o punho em giro. 

8.1.2 - Diretos: Direto e o golpe forte que sai partindo do bravo de tras, 
logo ap6s a aplicavao do Jab. Para aumento da potencia do Direto, deve-se 
lanvar a frente todo o quadril e ombros girando o tronco. 

A 

,r/: "t 
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8.1.3 - Cruzados: Tambem um golpe sequencia!, o cruzado parte ap6s 
um Jab ou Direto, sendo lanvado quase da cintura em direvao a orelha do 
oponente, perfazendo um angulo de 90° com nosso corpo. 

8.1.4 - Uppers: 0 Upper e um golpe em gancho que entra na altura do 
figado do oponente. Seu movimento e descendente/ascendente. 

Saindo da Base, gira-se o 
pulso para fora e para 

baixo e, em um 
movimento de explosao 
ascendente, lanva-o em 
gancho e levemente em 
diagonal rumo ao ventre 

do Oponente. 
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8.1.5 - Cuteladas : Cuteladas sao golpes aplicados com a lateral da mao 
espalmada, tambem chamada faca de mao. Podem ter a palma da mao 
voltada para baixo ou para cima. 

8.2 - Golpes com Cotovelo: 0 Cotovelo e uma das partes mais duras do 
corpo, por esse motivo golpes com o cotovelo sao extremamente 
contundentes. Podem ser ascendentes, descendentes e laterais. Todos tern 
como ponto de cantata a ponta do cotovelo. 

8.2.1 - Descendente 
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8.2.2 - Ascendente 

Conclui-se o golpe 
subindo o cotovelo 
com toda a forc;a 

possivel em direc;ao 
ao nariz do 
oponente. 

lniciando em Base de 
Boxe, faz-se urn giro 

completo de 360° com 
o cotovelo em sentido 

horario e projeta-o 
com toda forc;a com a 

ponta para baixo. 

Parte-se da Base de 
Boxe e direciona-se 

o cotovelo para 
dentro e para baixo 
em urn movimento 

de meia lua 
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8.2.3 - Lateral 

Base de Boxe Eleva-se o cotovelo 
deixando-o em 90° 

como corpo 

Atira-o a frente, 
tendo como base 
seu proprio nariz. 

8.3 - Golpes com o Joelho: Sao golpes equivalentes a cotovelada, 
principalmente em sua forma. Quando atingem diretamente regi6es como o 
baixo ventre e plexo solar, poem imediatamente fora de combate o oponente. 

8.3.1 - Frontal 

Base de Boxe Projeta-se o joelho a frente 
atingindo o oponente. 

Pode-se descer os bra«;os, 
pra impulsionar o golpe. 
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8.3.2 - Frontal Clinchada 

Difere da anterior, as maos do Policial se entrelayam por tras da nuca do 
adversario puxando a cabeya do mesmo em direyao ao joelho do Policial, ao 
mesmo tempo em que o joelho e lanyado. 

8.3.3 - Lateral 

Nesta variayao da joelhada o golpe e desferido 
visando atingir os rins ou costelas do adversario. 
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8.3.4 - Lateral Clinchada 

A joel had a lateral clinchada consiste em urn golpe visando rins ou coste las do 
oponente. Para esse objetivo busca-se com as duas maos do mesmo lado a 
cabec;a do adversario, trazendo-o para o golpe. 

8.4 - Golpes com a Perna: Golpes aplicados com o membro inferior. 
Existem diversos tipos de chutes, frontais, laterais, traseiros, altos e baixos. 
Neste manual apresentamos somente dois tipos de chutes os quais sao os 
mais eficientes e diffceis de defender. 

8.4.1 - Chute Frontal (utilizado tambem para encurtar distancia ) 

lnicio em Posic;ao de Boxe Recolhe-se a perna de tras Eleva-se o joelho e projeta
se a perna a frente como 

em uma chicoteada 
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8.4.2- Lateral "Round-house", por Centro e por Fora da Coxa 

Este chute e 
aplicado seguindo

se o principia da 
forga centrifuga. 
Nunca se deve 

esquecer de girar 
o quadril e o pe 

que fica no solo e 
tambem usar os 

bragos para 
impulsionar o 

co roo. 

Pode-se atingir a 
coxa por dentro ou 
por fora, inclusive 

em sequencia. 

8.5 - Tecnicas Defensivas: Referimo-nos a tecnicas de bloqueios de socos 
e chutes. Apresentamos dois bloqueios considerados os mais eficientes. 

8.5.1 - Bloqueio de Mao em Guarda Alta e Baixa 

Os bloqueios em guarda baixa consistem em desviar o golpe do oponente com urn 
pequeno gancho de mao. Ja o bloqueio em guarda alta se resume em levar o cotovelo a 
frente do nariz girando o quadril para dentro. 
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8.5.2 - Bloqueio de Perna. Consiste em recolher o joelho do lado em que 
voce recebe o golpe ate altura suficiente para bloquea-lo. Em conjunto com 
o cotovelo fecha todo o lado do corpo. 

8.6 - Treinamento de Sequencias e Combina~oes de Golpes 

Para o aprimoramento das tecnicas acima expostas recomendamos o 
treinamento das mesmas em sequencia. Alterne socos e chutes e defesas. 
Crie uma sequencia mental pessoal que voce possa confiar quando 
necessaria. Treine-a exaustivamente para que quando necessaria ela 
ocorra automaticamente 

Sugest6es de sequencias de ataque e defesa: 

*Jab, direto; 
*Frontal, Jab, Direto; 
*Jab, Direto, Roundhouse; 
*Jab, Defesa, Direto; 
*02 Frontais alternando as pernas, etc. 
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MODULO IV- COMBATE 
CORPO A CORPO 
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MODULO IV- COMBATE CORPO A CORPO 

9 - QUEDAS E PROJECOES 

9.1 - Rolamentos 
9.1.1 - Rolamento Frontal 

Tecnica comum em artes 
marciais como Aikido, 

Judo e Jiu Jitsu, 0 
rolamento frontal tern a 

func;ao de amortecimento 
de queda. Realiza-se 

apoiando uma das maos 
no solo, jogando a outra 

por entre as pernas e 
rolando por cima de seu 
ombro. Deve-se sempre 

levantar em Base de 
Boxe. 

9.1.2 - Rolamento de Costas 
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Realiza-se girando 
para tras por sabre o 
ombro aproveitando o 

impulso do corpo 
para, com ajuda das 
maos, voltar em pe. 

Deve-se sempre 
levantar em Base de 

Boxe. 

9.1.3 - Rolamento Lateral (queda) 

Arrasta-se uma perna pelo solo ate estica-la completamente ao mesmo tempo 
em que se flexiona o joelho da outra perna chegando ao solo. 0 brac;o deve 
tocar o solo total mente esticado em uma batida seca. 
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A partir da pegada 
tradicional do 

Judo, com uma 
mao segurando o 
brac;o e a outra o 

pescoc;o, da-se um 
passe lateral 

posicionando-se 
bem proximo ao 

oponente. 

9.2 - 0 Soto Gari (Gancho de Perna por Fora) 

9.3 - 0 Goshi (Queda Basica de Quadril) 

Em seguida, com 
a perna que ficou 
atras faz-se um 
gancho externo 

por entre as 
pernas do 

oponente, em um 
movimento semi
giratorio, golpeia-

se a perna por 
tras. 
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Abrac;a-se o t6rax do 
adversario por baixo 
de um dos brac;os e 
domina-se o outro. 

Entao gira-se o 
quadril na frente do 

mesmo com os 
joelhos levemente 

flexionados e 
inclina-se para 

frente ao mesmo 
tempo que estica-se 

as pernas, 
projetando o 
adversario 

9.4 -lppon Seoi Nage (Queda Basica em Defesa as Costas) 

Dominio de Brac;o Duas maos no mesmo 
brac;o dominando-o ... 

Concl'ui-se : 
lanc;a.npo o 

corpo ·a f~ente 
e esticando 
os joelhos 
que devem 
estar .semi
flexionados, 

como em 
uma 

machadada. 

; . 

. . 
> ~~ • i .. 

'·' ... 

Giro de Quadril 
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9.5 - Morote Gari (Baiana) 

Consiste em abrac;ar as pernas do 
adversario na altura dos joelhos 

empurrando o corpo desde com a 
cabec;a e o ombro. 

9.6 - Tomoe Nage (Balao) 
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Com uma pegada 
mais proxima que a 

tradicional, 
encostando a sua 

cabe9a na do 
adversario e 

curvando levemente 
sua coluna. 

10- TECNICAS DE LUTA NO SOLO 

10.1 - Levantada Tecnica 

0 PM faz um 
rolamento para tras 
ao mesmo tempo 

em que poe o pe na 
barriga do 

adversario e o 
impulsiona por sabre 

seu corpo. 

Quando voce se encontra no solo e o oponente ataca, utilize seu 
pe atacando os joelhos dele para afasta-lo. Em seguida, com uma 

mao apoiada no solo e a outra protegendo o rosto, levante-se 
sabre a perna esticada voltando em Base de Boxe. 
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10.2 - Sa ida de Montada I Reposi~ao de Guarda 

Para sair da montada e repor a guarda em primeiro Iugar deve-se travar os 
joelhos do oponente com os cotovelos, entao gira-se o quadril para um dos Iadas 

e com as duas maos afasta-se uma das pernas dele calgando sua panturrilha. 
Repete-se do outre I ado e cruza-se as pernas por tras. 
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10.3 - Passagem de Guarda Simples 

Dentro da guarda do adversario. 

Uma das maos entra por baixo de 
uma das pernas do adversario 

jogando-a perna e em seu ombro. 

Com a mao que passou por dentro da perna alcance o ombro do oponente. Em 
seguida, force o peso por sobre o mesmo levando seu joelho o maximo a frente 
conseguindo o desvencilhamento de sua cabec;a. Abrace o pescoc;o e termine a 

posic;ao sobre o peito do mesmo com o corpo todo no chao 
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10.4 - Chave Americana da Posi~ao Montada e Guarda 

Partindo da posi~ao montada, com seu 
bra~o esquerdo domine o bra~o esquerdo 

do adversario encostando o cotovelo 
proximo a orelha deste. Em seguida, por 
baixo do biceps do oponente, lace seu 

proprio punho. 

Conclua arrastando seu bra~o pra tras e 
para cima. 
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1 0.4.1 - Chave Americana da Posi~ao de Guard a 

Entao abra a guarda e 
ap6ie o pe contrario da 
mao dominada no solo 
subindo e la<;ando seu 

proprio pulse por tras do 
biceps do adversario. 

lnicie na posi<;ao de 
Guarda Fechada com as 
pernas entrela<;adas na 
cintura do oponente e 

uma das maos dominada. 

A conclusao se da saindo 
o seu quadril 90° em 

rela<;ao ao adversario, 
levando a mao deste ate 
a nuca e apoiando sua 

perna por sobre ele. 
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10.5 Arm lock 
1 0.5.1 Armalock da Posi~ao Montada 

Aproveite os bragos 
esticados e envolva-os 
urn por cima e outro por 

baixo. 0 que vai por cima 
determina o lado em que 
vai ser aplicado o golpe. 

Para concluir, basta 
deitar suavemente para 
tras e abragar o brago 

escolhido com seus dois 
bragos, em seguida, 

apenas eleve seu quadril. 

lnicia-se na posigao 
montada quando seu 

adversario comega a se 
debater e empurrar voce 
para tira-lo de cima dele. 

Levante-se sem tirar as 
maos do peito do mesmo 
e passe a perna do lado 
que escolher para aplicar 

o golpe por sabre a 
cabega do oponente. 
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1 0.5.2 -Arm lock da Guarda 

Apoie a outra mao no 
peito do oponente e saia 
o quadril em direc;ao ao 

brac;o dominado. 

Finalize lac;ando a 
cabec;a do oponente 
com sua outra perna 
abrac;ando o brac;o 

deste e esticando seu 
proprio quadril. 

De dentro da guarda 
fechada domine o brac;o 
direito do adversario com 

o seu brac;o direito. 

Com a perna inversa 
force a axila do mesmo 

inclinando o para frente e 
levando seu proprio 

corpo a um angulo de 90° 
em relac;ao a ele. 
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10.6- Guilhotina em Pee Guarda 

A guilhotina consiste 
em lac;ar a cabec;a 

do oponente com as 
duas maos 

apertando o golpe 
com uma pegada de 

pulse. 

Pode-se concluir em 
pe simplesmente 

curvando-se a 
coluna cervical ou 
levar para o solo 

fechando a guarda e 
esticando e 

entrelac;ando entao 
as pernas. 
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Quando o adversario 
tenta passar sua guarda 
voce eleva seu quadril e 

sobe a dobra de sua 
perna ate o pescogo do 

mesmo. Ao mesmo 
tempo voce puxa o 

brago inverse cruzado 
em seu peito. 

10.7 - Triangulo 

Sua outra perna sobre e 
encontra-se com o pe 

que esta sobre o 
adversario fechando um 

triangulo em seu 
pescogo. Use a mao 
para ajustar o golpe 

puxando seu pe e, em 
seguida, a cabega do 

oponente. 
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Trata-se de inverter a 
posi9a0 quando VOCe 

se encontra lutando 
na guarda e quer 

subir. Simplesmente 
abre-se a guarda, 
foge-se o quadril e 
entra-se o joelho do 

mesmo lado na 
barriga do oponente. 

10.8 - Raspagem Basica 

11 - DEFESA POLICIAL DESARMADO 

Entao faz-se um 
movimento como o da 

tesoura, com as pernas 
chutando uma e 

puxando a outra ao 
mesmo tempo que se 

domina o bra9o do 
oponente no lado onde 

ele cai.Conclua 
montado. 
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11.1 -Defesa Contra Socos 
11.1.1 - Terminando em Chave de Bra~o 

lnicie com um 
bloqueio simples de 
brago. Em seguida, 
com o mesmo brago 
que bloqueou, lace o 
brago do adversario 
batendo com a mao 
que sabra em seu 
ombro e fechando 

uma chave. 

Avance a perna de 
dentro e aplique um 

leve 0 Soto Gari, 
levando o adversario 

ao solo. Posicione 
seus joelhos sabre o 

mesmo e concl ua 
apertando a chave de 

bra go. 
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11.1.2- Bloqueio e Contra-Golpe 

11.1.3 - Esquiva e Queda 

Ap6s efetuar uma 
esquiva entre no raio 

de ac;ao de seu 
adversario e abrace 

sua cintura. 

Esta tecnica e muito 
simples. Consiste de 
urn bloqueio simples 
acompanhado de urn 

passe a frente ao 
mesmo tempo em que 
se golpeia o queixo do 

adversario com urn 
direto de esquerda. 

Desta posic;ao aplique 
urn 0 Soto Gari, 

levando o adversario 
ao solo e 

posicionando seus 
joelhos sobre ele. 

Pode-se concluir em 
chave ou soco. 
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11.2. - Saida de Gravata 
11.2.1 - Defendendo Soco 

Em uma gravata em que 
o oponente tenta socar 

seu rosto espere ele 
afastar a mao para socar 
e entao bloqueie o brac;o 
do mesmo com sua mao, 
ao mesmo tempo, gire o 

pulso que segura seu 
pescoc;o afrouxando o 
golpe e, sem largar o 

pulso, de um passo atras, 
ficando em pe. 

Retire sua cabec;a de debaixo 
do brac;o do adversario e leve o 

brac;o que te dominava ate o 
centro das costas deste. Entao, 

aplique um pisao por tras na 
dobra interna da perna do 

adversario fazendo com que ele 
caia de joelhos. A posic;ao em 

que ele agora se encontra 
permite algemamento ou 

imobilizac;ao. 
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11.2.2 - Girando por Baixo 

Se o adversario pretende 
apenas apertar a gravata 

e e muito forte. 

Ap6ie sua mao na coxa 
do mesmo e sente-se 

fazendo um giro sob seu 
corpo. 

A forc;a centrifuga 
causada tara com que 
seu adversario caia em 

frente a voce. 

Se ele nao soltar a gravata 
posicione-se sabre os quatro 

apoios. 

Sem retirar a mao do rosto do 
mesmo domine seu brac;o e 

ajoelhe sabre o mesmo. 

Com o brac;o force a cabec;a do 
mesmo para baixo soltando a 

gravata. 

Conclua em armlock. 
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11.2.3 - Gravata no Chao 

Quando o adversario aperta uma 
gravata no solo estando por cima. 

Junte seus dois brac;os na altura 
do pescoc;o do mesmo, empurre-o 

o maximo que conseguir ao 
mesmo tempo em que afasta seu 

proprio quadril. 

Passe sua perna sobre a cabec;a dele. Feche urn triangulo e conclua com uma 
chave como brac;o dele sobre sua axila. 

11.2.4 - Soco no Rim e lppon Seoi Nague 

Uma outra tecnica 
de saida de gravata 
lateral consiste em 
aplicar dois socos 

no rim do adversario 
fazendo com que ele 

afrouxe a gravata. 
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11.3 - Agarramentos: 
11.3.1 - Pela Frente por Baixo dos Bra~os 

Essa tecnica consiste em utilizar as mao livres e atacar urn dos pontos de pressao 
do rosto do adversario. No exemplo, atacam -se os olhos do oponente. 
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11.3.2 - Pelas costas, por Baixo dos Bra~os 

Esta tecnica consiste em cair em base de defesa pessoal e alcanc;ar entre suas 
pernas o calcanhar do adversario aplicando-lhe uma queda. 

Conclua 
sentando 
sobre o 

joelho do 
mesmo. 

11.3.3 - Pela Frente, por Cima do Bra~os 

Proceda apoiando suas maos na altura dos quadris do adversario e, com os brac;os 
esticados, afastando seu corpo para tras. Entre entao uma joelhada. 
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Evolua-a para urn 0 Soto Gari. 
E leve o adversario ao solo, 

mantendo o dominio sabre ele. 

11.3.4 - Pelas Costas, por Cima dos Bra~os 

Esta tecnica consiste abaixar o seu centro de gravidade caindo em base de defesa 
policial ao mesmo tempo em que levanta seus dois bragos afrouxando a pegada do 

oponente. Em seguida dominam-se os bragos deste e aplica-se urn lppon Seoi Nague, 
levando-o ao solo e mantendo o dominio. 
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11.3.5 - Double Nelson 

Nesta posic;ao as duas maos do oponente encontram-se entrelac;adas na sua nunca. 
A vance com qualquer das maos sobre um dos dedos do oponente e torc;a-o. Veja no 

detalhe: 

Entao segure o pulso dele com seu outro brac;o e fac;a um giro de 270° ao mesmo 
tempo em que solta o dedo e abrac;a seu proprio pulso. Force a chave ate solo. 
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11.4 - Chutes 
11.4.1 - Frontal com Queda 

Nesta posigao, quando o adversario desfere o chute frontal, voce simplesmente da 
uma passe atras, cai em base de defesa policial e aguarda com suas mao uma 

sabre a outra. Quando o calcanhar dele repousar sabre suas maos, de dais passes 
a frente erguendo as maos e levando-o ao solo 

11.4.2 - Frontal com Queda e Cutelada 

Desvie-se do chute 
dando um passe 

lateral e deixando seu 
brago em gancho para 

que a perna do 
oponente desga sabre 

o mesmo. 

Entao entre no raio do 
oponente ao mesmo 
tempo soltando uma 
cutelada e calgando 

sua perna que se 
encontra no solo 

levando-o ao chao. 
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11.4.3 - Lateral com Bloqueio e Queda 

0 bloqueio do chute 
lateral e feito 

descendo as duas 
maos em semi-circulo 
ate a altura de nosso 

ventre. Ap6s o 
bloqueio, a mao de 

fora gira sobre a 
perna abrac;ando-a e 

deixando o outre 
brac;o livre para 
avanc;ar sobre o 

adversario. 

0 passe seguinte e 
entrar no raio de ac;ao 
do mesmo calc;ando 

sua perna e levando-o 
ao solo. No exemplo 

esta tecnica e 
conclufda ajoelhando
se sobre os genitais 

do adversario. 



11.5 - Estrangulamentos 

11.5.1 - Frontal Basico em Pe 

Quando o oponente avanga sabre seu pescogo tentando estrangula-lo em pe, 
simplesmente encoste seu queixo no peito e incline-se para frente ao mesmo 

tempo em que recua sua perna direita. Observe que os bragos mantem-se 
cruzados a frente do corpo para evitar uma possivel joelhada. Conclua a tecnica 

com uma cutelada. 
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11.5.2 - Defesa de Estrangulamento Frontal Basico no Solo 

Quando o adversario tenta estrangula-lo no solo empurre seu peito tendo o 
cuidado de manter uma mao por cima e outra por baixo dos bragos do adversario. 

Em seguida movimente seu quadril para fora e entao entre o joelho interne na 
barriga do adversario ao mesmo tempo que passa sua outra perna sobre a 

cabega do mesmo. Force entao suas pernas para fora e conclua em armlock. 
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11.5.3 - Defesa de Estrangulamento Por tras com lppon Seoi Nage 

Entre suas duas maos em gancho por cima do brac;o que envolve seu pescoc;o. Entao 
puxe este brac;o para baixo aliviando a gravata. A sequencia a seguir e a mesma para 

qualquer golpe que envolva o lppon Seoi Nage. 

11.5.4 - Defesa de EstranQulamento por Tras com 0 Soto Gari 
Neste ataque o adversario puxa seu corpo para tras impedindo o lppon Seoi Nage. 
Domine seu brac;o como na tecnica anterior e entao calce a perna do mesmo com 

sua perna de fora. 



Fa~a urn giro de 180° sem largar o bra~o dominado e derrube o adversario com 
urn 0 Soto Gari mantendo o dominio. Pode-se agora aplicar chaves ou algemas. 

11.6 - Tecnicas Diversas 
11.6.1 - Pegada de Ombro 

Quando o adversario tenta puxa-lo pelo ombro, voce simplesmente gira seu corpo em 
90° e la~a o bra~o do mesmo jogando seu cotovelo por sabre o bra~o dele e 

abra~ando seu proprio punho quando do giro completo. Conclui-se com urn forte 
puxao de seus dais pulsos em dire~ao ao alto. 
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11.6.2 - Mao no peito 

0 empurrao simples costuma comec;ar grande parte das agressoes. Simplesmente 
domine a mao do mesmo lado do brac;o que te empurra segurando-a. Em seguida, com o 
brac;o que esta livre, alcance a porte inferior do brac;o do oponente, proximo ao cotovelo. 

Aqui mostramos 
a pegada de mao 
de outro angulo. 

Esta tecnica 
conclui-se 

puxando os seus 
brac;os em 

direc;ao a seu 
proprio peito, ao 
mesmo tempo 

em que se inclina 
para frente. 



11.6.3 - Pegada de Ombro pra Socar 

Quando o agressor segura seu ombro com uma das maos e com a 
outra tenta socar seu rosto, voce deve bloquea-lo e, com o proprio 

bra<;o do bloqueio, socar o queixo do adversario. Ainda com a mesma 
mao, busque a mao que domina seu ombro e fa<;a urn giro para fora, 

utilizando seu bra<;o livre para aplicar uma chave na altura do cotovelo 
do adversario. 
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11.6.4 -Voce Sabe com Quem Voce esta Falando? 

Quando o agressor aponta o dedo para seu rosto, numa clara demonstragao de 
prepotencia e desrespeito pela sua autoridade, simplesmente abrace o dedo que 

ele lhe langa ao rosto e, com a outra mao, segure o pulso do mesmo. 

Puxe o para 
baixo e para 

voce com toda 
forga e lance 
seu joelho de 

encontro a seu 
rosto se 

necessaria. 
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11.6.5 -Voce Sabe com Quem Voce Esta Falando? II 

Nesta varia<;ao, 
ap6s a pegada de 
dedo, a mao que 
esta livre busca o 

cotovelo do 
oponente levando-o 

ate seu peito, 
conduzindo o dedo 

e dominado em 
dire<;ao as costas do 

mesmo. 

Quando estiver nas 
costas do oponente 

pise na dobra 
interna de sua perna 
e, com o bra<;o que 
dominava o dedo, 

envolva seu 
pesco<;o ampliando 

o dominic da 
situa<;ao em uma 

gravata. 
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"0 presente trabalho (Manual e Video-aula), resultado de inumeras horas de 
pesquisas, treinamentos e esfor~os, e dedicado a todas as pessoas que 
colaboraram para que se tornasse possivel. E uma singela contribui~ao ao 
aprimoramento tecnico e profissional de Policiais Militares e Bombeiros 
Militares da nossa Corpora~ao". 

Os Autores 
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0 maior ensinamento do Mestre: 

"Quanta mais eu treino, 

m a is sort e e u ten h o." 
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APRESENTACAO: 

Os presentes video-aulae manual, no TOMO II, tambem foram elaborados 
com base em conhecimentos de tecnicas de Jiu Jitsu, Judo, Kick Boxing, Karate, 
Krav Maga, Sipalki-Do, Boxe e Tecnicas Policiais Especiais, no case das tecnicas 
utilizando armas. Como complemento dos mesmos, a obra apresenta 
conhecimentos referentes a alimentac;ao, preparac;ao fisica e psicol6gica, alem e 
conhecimentos juridicos presentes no TOMO I. 

Para isso foi reunida uma equipe composta por profissionais de varias 
areas afins, os quais apresentamos abaixo: 
ARTES MARCIAIS 

• Consultor em Karate : Professor de Karate, Faixa Preta 2° Dan pela 
Confederac;ao Brasileira de Karate, HAMIL TON FRANCO DE CAMARGO. 

• Consultores em Jiu Jitsu: Professores Faixas Pretas 3° Grau e 1° Grau, 
respectivamente, Pela Confederac;ao Brasileira de Jiu Jitsu Olimpico 
RODRIGO ANTONIO GARCIA ( FEIJAO) e RENE NAZARE,. 

• Consultor em tecnicas com PR 24 e Arma Branca: Professor JOSE 
ROBERTO MARTINS, Faixa Preta em Si Pal Ki - Do, pela UBS. 

PREPARACAO FISICA 
• Consultor em Tecnicas de Alongamento e Aquecimento: Professor ALLAN 

RODRIGO PIENEGONDA, p6s-graduado em preparac;ao fisica, pela 
Universidade Federal do Parana. 

SOCORROS DE URGENCIA 
• Consultor em Tecnicas de Socorros de Urgencia: Soldado LUIZ CARLOS 

CHRISTIANINI- Socorrista do SlATE -PR. 
METODOLOGIA, PESQUISA E FORMATACAO 

• Consultoria e Organizac;ao do Material: Pedagoga ADRIANA CRISTINA 
DOS SANTOS, Licenciada em Pedagogia. pela Universidade Estadual de 
Maringa 

• Pesquisa Hist6rica: Professor Vagner Carlos Canute, Licenciado em 
Hist6ria, pela Universidade Estadual de Maringa 

EDICAO E MONTAGEM 
• Edic;ao de Video e Montagem do DVD: ANDERSON "SQUASH", VIEIRA 

Proprietario da Empresa NEXT IMAGE PRODUCTIONS. 
• TV Cinturao Verde- Cianorte/PR- Rede Cultura de Televisao 

INFRA- ESTRUTURA & APOIO 
• Sede de Filmagens e Fotos: ACADEMIA AEROBIC & CIA - CIANORTE -

PR. 
• Sparrings: ANTONIO SERGIO TOMAZAUSKI atleta de JiuJitsu e Judo e 

Professor de Karate, Faixa Preta 2° Dan pela Confederac;ao Brasileira de 
Karate, HAMIL TON FRANCO DE CAMARGO. 

• Equipe de Socorro - Soldados LUIZ CARLOS CHRISTIANINI, PAULO 
CESAR UNO DA SILVA, JAIRO ANIZELLI, JULIANO STEFANUTTO 
ERICHSEN E 3° SGT MARCELO DE ARAUJO MEDEIROS. 

• Equipe de Preparac;ao Fisica- S GT QPM 1-0 JOSE LUIZ CAVALCANTI E 
SUB TENTENTE QPM 2-0 VALDECIR JOSE VICTOLLO BIASOTTO. 
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A IMPORTANCIA DA DEFESA POLICIAL 

0 que e a defesa policial? 
A defesa policial e uma tecnica de reagao. 0 policial militar deve, 

primeiramente, trabalhar a prevengao. lsto se faz atraves da atengao, corregao de 
atitudes, postura profissional e estrategias operacionais bern definidas e 
conhecidas por toda a guarnigao. Desta forma, na maioria das vezes, pode-se 
evitar situag5es em que chegue-se as vias de fato. 

0 Policial Militar reage a uma agao por parte do criminoso quando 
esgotadas as chances de prevengao. Ele deve conseguir perceber, atraves de 
gestos e atitudes, olhares e sinais, as ag5es perigosas antes mesmo delas 
acontecerem e, por isso, sua resposta sera sempre uma reagao. 

Agir com discrigao, evitar tumultos, panico, violencia em excesso, tires 
perdidos, sao obrigag5es do Policial Militar. Para isso o mesmo devera ser alvo de 
uma capacitagao adequada que nao inviabilize o uso de tecnicas de defesa 
pessoal. 

Um dos problemas a serem supridos e a falta de padronizagao e de uma 
carga horaria mais adequada. A maioria dos policiais, infelizmente, treina tecnicas 
de defesa pessoal somente nos curses de formagao e de reciclagem, alem de 
utilizarem boa parte do treinamento com tecnicas e conceitos de artes marciais 
tradicionais, ou adaptadas a realidade de outros paises de onde sao provenientes. 

Por este motive apresentamos atraves deste trabalho, uma proposta 
visando a padronizagao. 

Alem da padronizagao acreditamos que as frag5es policiais militares 
deveriam dedicar um maier tempo ao treinamento de tecnicas, bern como ao 
aperfeigoamento das mesmas. Propomos a formagao de instrutores nos moldes 
apresentados neste manual, para atuar na preparagao do policial militar, que e 
quem vai se deparar com situag5es de risco. 

Temos que considerar tambem a falha por parte do PM, o qual poderia 
procurar a capacitagao tecnica por sua propria conta, pois a pratica de uma 
modalidade de defesa pessoal e um investimento nos maiores patrimonies que o 
ser humane possui, sua saude e sua vida. 

Quante a Curses de Formagao Especifica, acreditamos que um apanhado 
de tecnicas de facil assimilagao e comprovada efetividade seja o caminho. 
Nenhum curse, por mais extenso que seja, vai possibilitar ao praticante, o mesmo 
conhecimento e eficiencia que a pratica constante de uma arte marcial. Porem 
tecnicas simples e efetivas, quando bern assimiladas e treinadas, constituem-se 
em um patrimonio intelectual pronto para a utilizagao imediata. 

Para esse mister, a formagao do policial militar nao deve ser limitada 
apenas a parte fisica, devendo tambem ser dedicado esforgo para a preparagao 
emocional e mental. 
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MODULO V- TECNICAS 
EN VOL VEN DO ARMAS 

MODULO V - TECNICAS ENVOLVENDO ARMAS 
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12.- DEFESA POLICIAL CONTRA AGRESSOR ARMADO 
12.1 - Paulada com bloqueio e desarme 

Partindo da base de 
repouso, encurte a 

distancia entrando no raio 
de avao do adversario e, 

ao mesmo tempo, 
bloqueando com o seu 

bravo de fora o antebravo 
do atacante. 

Em seguida, entre seu bravo de dentro por baixo do biceps do agressor, 
alcanvando o bravo que realizou o bloqueio e segurando-o. 

Siga andando para frente e forvando os seus dois bravos para frente e para o 
solo, ate levar o adversario ao chao. 

12.2- Paulada com esquiva e queda 
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Nesta tecnica voce 
realiza urn desvio do 
brac;o que desfere o 
ataque, utilizando 
seu brac;o de fora. 
Ao mesmo tempo 

voce encurta a 
distancia e aplica 

uma queda de 
quadril. 

Ap6s ter projetado o 
adversario ao solo, 
mantenha o brac;o 

que havia dominado 
para a queda ainda 

preso, ap6ie sua 
mao livre sabre o 

ombro do oponente 
e entao feche uma 

chave de brac;o 
sabre o seu proprio 

pulso. 
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12.3 - Pauladas em Balan~o 

Quando o atacante utiliza urn bastao em balan<;o, espere 
dais ou tres movimentos completos de ida e volta e entao 
entre no raio de a<;ao do oponente, encurtando a distancia. 

Domine o lado oposto ao bastao e entao aplique urn 
0 Soto Gari, levando o adversario ao chao. Sem 
soltar o bra<;o dominado, passe sua perna sabre a 
cabe<;a do adversario e conclua com urn arm-lock. 
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12.4- Defesa de Cadeirada 

Nesta tecnica voce 
avanc;a em direc;ao 
aos dais antebrac;os 
do adversario. lsso 
deve ser feito logo 

que o mesmo 
levantar a cadeira e 

os dais brac;os 
devem ser seguros. 

Utilizando-se de urn 
movimento circular, 

voce desvia a 
cadeira e, ao 

mesmo entra o seu 
quadril, como em 

umO 
Goshi. Prossiga o 

giro ate o adversario 
se encontrar no 

solo. 



13.- DEFESA CONTRA AGRESSOR ARMADO I ARMA BRANCA 

13.1 - Facada Superior 

Nesta tecnica voce 
realiza o bloqueio 

com o brago inverse 
ao que ataca e entra 
no raio de agao do 
adversario em urn 

movimento unico de 
avango e bloqueio. 

Na sequencia, com 
seu brago de fora 

envolva o biceps do 
adversario buscando 

seu punho de 
bloqueio e fechando 

uma chave de 
brago. Em urn 

movimento continuo 
a frente, leve 0 

adversario ao solo. 



13.2 - Facada na Abdominal 

Continue a tor<;ao 
ate que o adversario 
encontre-se com a 

face no solo. 
Observe que o 

adversario encontra
se agora pronto para 

ser algemado. 

Efetue um bloqueio 
baixo mantendo a 
faca Ionge de seu 

abdomen. Com a mao 
livre, busque o 

cotovelo do bra<;o que 
ataca e puxe-o para 

sua dire<;ao ao 
mesmo tempo em que 
seu bra<;o de bloqueio 
entra em dire<;ao ao 

ombro do adversario. 
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12.3- Facada Lateral 

Em base de defesa 
policial, realize um 

bloqueio em concha 
no pulse, detendo a 

facada. Segure o 
brac;o que o atacou 

e, com sua mao 
livre, empurre o 

cotovelo do mesmo 
para cima. 

Ao mesmo tempo, 
puxe o brac;o 

domina do 
anteriormente para 
baixo. Mantenha a 
torc;ao ate que o 

adversario se 
encontre no solo, 

em posic;ao de 
algemamento. 



14-PR24(APRESENTACAO) 

Uma alternativa ao simples cassetete e o dispositivo conhecido como PR-
24 - abreviatura americana da expressao "Persecutor 24 Pols" .Quando voce 
aprender como usa-lo corretamente, com certeza ele se constituira uma 
ferramenta muito versatil para a func;ao Policial Militar. 

Consistindo de um bastao reto com uma empunhadura lateral na porc;ao 
inferior, o PR-24, multiplica a func;ao do cassetete comum por prestar-se nao 
somente ao ataque percutivo simples, mas, por poder ser utilizado em func;oes 
distintas como bloqueios, estocadas curtas em distancia maior de seguranc;a, 
chaves e estrangulamentos, alem de movimentos de giros pela empunhadura 
muito eficientes no desarme de ataques armadas. 

1 - CABO - Parte mais curta 
do bastao, contada a partir da 
empunhadura. 

2 - EMPUNHADURA. - Sec;ao 
perpendicular do bastao, 
perfazendo um angulo de 90° 
com a ponta e como cabo. 

3 - PONT A - Parte mais longa 
do bastao, contada a partir da 
empunhadura. 

A origem do PR 24 remonta a arma conhecida como Tonfa de origem 
japonesa e que mede cerca de 1 0 em a menos em seu comprimento. Por volta 
dos anos 60-70, norte-americanos que serviam as forc;as armadas na ilha de 
Okinawa, no Japao, famosa pela origem do Karate, trouxeram os fundamentos 
dessa arma em sua bagagem a qual foi adaptada pela empresa "Monadnock 
Lifetime Products, Inc", tornando-se alguns centlmetros maior e, ao contrario da 
Tonfa tradicional em madeira, sendo produzida em materiais sinteticos como 
borracha ou polfmeros plasticos. 
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14.1 - Porte e Saque 
14.1.1 -Porte 

14.1.2- Saque 

0 bastao PR 24 e 
portado em cinto 
padrao PMPR, 

embainhado em um 
anel metalico e 
preso por uma 

presilha de couro. 
Encontra-se 

posicionado na 
lateral do corpo 
diametralmente 

oposto ao cold re de 
porte de arma de 

fogo. 

Segurando o PR 24 pela empunhadura lateral, 
abra a presilha e retire o bastao em diagonal. 
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Ap6s o bastao se encontrar totalmente fora do anel da 
bainha, posicione o PR 24 na posigao de guarda escolhida. 

14.2- Guarda 
14.2.1 - Guarda alta 

14.2.1.1 - Alta e Curta 

Consiste em posicionar o PR 24 em frente ao rosto, apoiado no 
brago de empunhadura o qual se mantE~m num angulo de 90°. 

A empunhadura e feita lateralmente enquanto a ponta do 
bastao desce concomitante ao brago, atuando como 

protegao. 
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14.2.1.2 - Alta e Longa 

Mesmos fundamentos da posi9ao anterior, porem, a ponta do 
bastao fica voltada para cima, aumentando o raio de a9ao. 

14.2.2- Guarda Baixa 
14.2.2.1 - Baixa e Curta 

Posi9ao que consiste em deixar o bra9o cafdo ao lado do corpo 
segurando o bastao pela empunhadura lateral, com o cabo em 

dire9ao ao solo. 
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14.2.2.2. - Baixa e Longa 

Semelhante a posic;ao anterior, diferenciando-se no fato de o 
cabo apontar para cima. 

14.3 - Ataques 
14.3.1 - Estocada 

14.3.1.1 -Cabo 

Consiste em um golpe direto, aplicado utilizando-se como 
extensao do corpo o cabo do bastao PR 24. Empunhadura 
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14.3.1.2 - Ponta 

Variagao da posigao anterior, sendo o ponte de contato a ponta 
do PR 24. 

14.3.2 - Cortes 
14.3.2.1 - Corte lnterno 

Consiste em posicionar o PR 24 em frente ao rosto, apoiado no 
brago de empunhadura o qual se mantE~m num angulo de 90°. 
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Segue-se entao uma 
descida semicircular 

para baixo e para 
dentro, terminando 
paralela a perna em 

avan<;o. 

14.3.2.2 - Corte Externo 

Os cortes sao movimentos semicirculares, que podem 
ter tanto a fun<;ao de bloqueio, como a de ataque. 

0 corte externo 
consiste em urn 

movimento 
semicircular de 

dentro para fora , 
realizado com vigor 

e terminando 
paralelo a por<;ao 
superior do corpo. 
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14.3.3- Giros 
14.3.3.1 - Horizontal 

0 giro pode ser 
horizontal ou vertical e 
se realiza deixando a 
empunhadura solta 
dentro da mao, de 
modo que, quando 
imprimimos a forc;a 

centrifuga aos extremos 
do PR-24, ele gire 

sobre o eixo da 
empunhadura. 

14.3.3.2 -Vertical 



14.4 - Bloqueios 
14.4.1 -Pegada Simples 

Lateral Esauerdo 

Os bloqueios simples 
sao realizados de 

quatro maneiras: lateral, 
para ambos os Iadas; 

superior e inferior. Sao 
chamados simples por 

que se realizam 
utilizando apenas uma 

das maos. 

Lateral Direito Suoerior 

Inferior 
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14.4.2 - Pegada Dupla 

Superior Lateral Direito 

Inferior 

Lateral Esquerdo 

Os bloqueios duplos 
sao realizados de 

quatro maneiras: lateral, 
para ambos os lades; 

superior e inferior. Sao 
chamados duplos por 

que se realizam 
utilizando as duas 
maos. 0 objetivo e 

fechar um quadrado de 
defesa. 
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14.5 -lmobiliza~oes e Condu~oes 
14.5.1 - Para Algemas 

Em seguida, solte a 
mao que segurava o 

pulso e agarre o mais 
proximo possfvel a 

ponta do PR-24 a qual 
voce gira em direc;ao ao 

seu proprio rosto. 

Com a mao livre, 
domine o pulso espelho 

ao seu adversario. 
Segurando o PR-24 
pela empunhadura, 

apoie 0 angulo formado 
entre esta e a ponta no 

pulso dominado. 

Aprisionando a mao 
do oponente ao 

mesmo tempo em 
que aplica uma 

chave, levando ao 
solo e possibilitando 
o uso de algemas. 



14.5.2- Chave "L" Para Condu~ao 

A posic;ao inicial e a mesma da tecnica anterior, porem, na hora de agarrar a 
ponta do PR-24, voce busca esta bem proxima ao seu extremo posterior 
puxando em direc;ao ao seu rosto ao mesmo tempo em que caminha para as 
costas do oponente, fazendo um "X" com seus brac;os e imobilizando o 
mesmo em "L". 
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14.5.3- Chave "L" Para lmobiliza~ao 

Difere da posigao anterior 
pelo fato de, ap6s 

aplicada a chave, a mao 
que segurava a ponta do 

PR-24, dominar o 
pescogo do oponente, 

aumentando o dominic. 
0 detalhe da posigao e 
que a ponta do PR-24 

fica apoiada no bleeps do 
policial. 



14.5.4- Mata leao com PR 24 

Domine o PR-24 pelo cabo e lace o pescoc;o do adversario passando a ponta 
do mesmo rente a sua garganta e apoiando o extreme da ponta na dobra de 
seu brac;o livre. Em seguida, passe a mao livre por tras da nuca conclua o golpe 
empurrando a cabec;a do adversario para frente. 

14.5.5 - Queda 

Domine o brac;o 
espelho de seu 

adversario com sua 
mao livre e, em 

seguida, de urn passe 
na diagonal para fora 

do mesmo lado 
dominado. 

Passe o PR-24 por baixo 
do brac;o dominado e 

num movimento 
semicircular passe-o por 

sobre o pescoc;o do 
oponente. Conclua o 

golpe forc;ando o bastao 
em diagonal e levando o 

oponente ao solo. 



15- MBD- MINI BASTAO DEFENSOR 

I- APRESENTACAO 
0 MBD - Mini Bastao Defensor - e urn artefato utilizado para defesa policial e em 
tecnicas de contenc;ao. Consiste em urn pequeno bastao de madeira, metal ou 
polimero, medindo 14 em de comprimento e 1,5 em de diametro, com 06 furos 
pelo corpo e urn pequeno anel numa das pontas onde sao adicionadas chaves 
comuns, funcionando como urn chaveiro normal. 

Devido as pequenas dimensoes e as chaves adicionadas, o MBD passa 
completamente despercebido, camuflando-se como urn chaveiro comum. Porem, 
as resumidas proporc;oes sao calculadas visando uma sabra em ambas as pontas, 
permitindo empunhaduras completas e diversas, alem de urn diametro suficiente 
para efetuar pressao e causar dor. Os furos distribuidos pelo corpo da pec;a tern a 
func;ao de deixa-lo mais leve, diminuir a resistencia ao ar e causar succ;ao, 
permitindo aumentar a aderencia durante a pegada somados as ranhuras ao Iongo 
do corpo. 

II - HISTORIA DO MBD: 

0 MBD foi desenvolvido em conjunto pelo CAPITAO QOPM ELIAS ARIEL 
DE SOUZA e pelo 3° Sgt QPM 2-0 MARCEL MARCUS MANHOLI. 

Com base em pesquisas realizadas em varies ambitos de artes marciais e 
tecnicas de defesa pessoal, chegou-se a acumular urn razoavel conhecimento 
para aplicac;ao do MBD no que tange a utilizac;ao de pontes de pressao e 
articulac;oes, no contexte de tecnicas nao letais afetas ao servic;o policial. Entre as 
varias tecnicas que utilizam-se de pontes de pressao, foram encontradas algumas 
que utilizavam pequenos bastoes com a finalidade de multiplicar a forc;a, 
ampliando assim o gradiente de forc;a nao letal e o dominic do policial sabre seu 
adversario. 

Apresentando diferentes names e diversos corpos tecnicos, a func;ao do 
Mini Bastao nao varia muito e a sua adequac;ao a func;ao policial militar se deu 
ap6s exaustiva pesquisa nos ambitos das artes que o empregam. 
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Provavelmente o primeiro nome com que se tornou conhecido o Mini 
Bastao, no ocidente, foi "KOPPO" e encontramos referencias bibliograficas a 
respeito no livro "LUTA COM BASTOES" de auto ria de Masaaki Hatsumi. 

Em seguida, por volta da decada de 30, o Mini Bastao ja surge como arma 
nao letal para utilizac;ao policial, denominado entao como YAWARA-BO. Frank 
Matsuyama foi o introdutor da tecnica na policia de Denver no Colorado, EUA, e 
autor do Livro "Como utilizar o bastao YAWARA". 

Mais atual e tambem mais voltado para a defesa pessoal civil, 
predominantemente a feminina, por volta dos anos 70, o Mini Bastao aparece 
denominado como KUBOTAN, nome derivado do nome de seu idealizador, o 
mestre de Karate Tak Kubota. Com este nome o bastao vern a se tornar mais 
conhecido. Porem, em que pese a grande divulgac;ao conseguida por Sensei 
Kubota, o Mini Bastao apresenta-se em outras tecnicas e artes ainda com outros 
names como, PERSUADER, KUBATON, TEKKO, JU-JO, entre outros. 

0 MBD, portanto, e uma derivac;ao de seus predecessores ap6s pesquisa e 
experimentac;ao, adaptado e desenvolvido sob os pontos de vista estrutural e 
tecnico, para a realidade da atividade policial. 

Ill - GRADIENTE DE FORCA: 

Devido a tratar-se de urn equipamento reduzido e nao letal utilizado mais 
para derrotar inicialmente a resistencia passiva e para tecnicas de contenc;ao, 
recomenda-se a utilizac;ao do MBD com concentrac;ao total de forc;a em todos os 
casas de aplicac;ao para urn melhor resultado. 

Recomendamos tambem que as tecnicas de dominio sejam, quais forem 
nos casas pertinentes, complementadas com a utilizac;ao de algemas para maior 
seguranc;a do Policial. 

15.1 - Movimentos Basicos 

15.1.1- Portee Saque 

Porta-se o MBD no cinto, camuflado a haste metalica nas vestes, ficando 
expostas apenas as chaves. Para saca-lo, basta puxar pela extremidade 
das chaves. 



15.1.2 - Empunhadura 

15.1.3 - Troca de Mao 

Punho fechado 
envolvendo uma 

das extremidades 
da haste, expondo 

a outra para os 
golpes com a 

ponta apenas ou 
com a ponta com 

chaves. 

Para trocar a empunhadura de mao, basta passagem simples do bastao. 

15.1.4 - Movimento "X" com Estocada 



Este movimento baseia-se em golpes ascendente/descendente em diagonal de forma a 
descrever um "X" chicoteando com a ponta com as chaves a face do adversario como 
forma de distrac;ao. Ap6s descrever o "X", aplica-se uma estacada direta contra um 
ponto de cantata frontal do adversario. 

Termino 
do golpe 
em"X" 

com 
estacada. 
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15.1.5 - Movimento HorizontaiNertical com Estocada 

Neste golpe, executamos movimento ascendente/descendente e da esquerda 
para direita ou direita para esquerda, formando uma cruz imaginaria. Utiliza
se para golpear com a ponta com as chaves a face do adversario como 
distrac;ao. Conclui-se com estacada direta em ponte de contato frontal do 
adversario. 
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15.2 - Apresenta~ao dos Pontos de Pressao 

OMBRO 

~ 
MUSCULO , 

FRONTAL DO - "'- . ' 
OMBRO 

JOELHO 

CANE LA 

·t.J~-4-~~.-- DIAFRAGMA 

"':~JL-~sr> ·r--BAIXO ABDOMEN 

RIM 

TRAZDA 
COXA 
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15.3- Tecnicas defensivas 
15.3.1 - Defesas Contra Pegada de Pulso: 

15.3.1.1 - Bloqueio Transversal e Ataque com Chaves 

A partir da pegada do adversario, golpear o pulse batendo com a ponta com as 
chaves em chicoteada, golpe em "X" ou Vertical/Horizontal. 

Finalizando a 
saida da pegada 

de pulse com 
estacada. 



15.3.1.2 - Ponto de Pressao na Mao e Ataque com Chaves 

Nesta varia<;ao de pegada de pulso, utilizamos golpes contundentes. No pulso do 
adversario que faz a pegada cravamos uma estacada com uma das pontas do 
MBD, conclufmos o golpe com estacada direta na face ou abdomen atingindo 

pontos sensfveis. 
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15.3.1.3 - Giro e Chave de Pulso 

A partir da pegada de pulse na mao que empunha o MBD, efetua-se um giro anti
horario de forma ao seu polegar ficar sabre o pulse e o bastao sob o pulse do 
adversario. Ato seguinte, com a mao livre, repete-se a empunhadura, polegar por 
baixo e dedos por cima da haste, ficando ambos os polegares envolvendo o 
pulse por baixo e os dedos das duas maos segurando totalmente o MBD. Ap6s 
este encaixe, basta efetuar alavanca estrangulando o pulse entre polegares e a 
haste ao mesmo tempo em que se efetua um movimento de quebradura para 
baixo. 

Trazendo em alavanca o corpo 
o adversario para baixo, 

podemos langar o joelho contra 
a face ou estomago, concluindo 

o golpe. 
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15.3.2 - Estrangulamento Frontal 
15.3.2.1 - Com uma Mao, Defesa em Chave de Pulso 

lnicialmente deve-se encostar o queixo contra o peito para limitar a ac;ao de 
estrangulamento. Tomamos o pulse que estrangula de forma ao seu polegar ficar 
sobre o pulse e o bastao sob o pulse do adversario. Ato seguinte, com a mao 
livre, repete-se a empunhadura, polegar por baixo e haste por cima, ficando 
ambos os polegares envolvendo o pulse por baixo e os dedos das duas maos 
segurando totalmente o MBD por cima. Ap6s este encaixe, basta efetuar 
alavanca estrangulando o pulse entre polegares e a haste ao mesmo tempo em 
que se efetua urn movimento de quebradura para baixo e para fora, lanc;ando em 
seguida o joelho contra a face ou est6mago do adversario. 
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15.3.2.2 - Com Duas Maos, Defesa por Percussao e Chave de Pulso. 

_J, " 
I . . 

t 

A partir de urn estrangulamento duple, o primeiro passe e defender o pesco9o encostando 
o queixo contra o peito. Na sequencia, como golpe de distra9ao, podemos efetuar urn 
movimento ascendente golpeando a face do adversario em chicoteada com a ponta com 
as chaves. Conclui-se com os movimentos anteriormente descritos, chave de pulso e 
ioP.Ih;:)rl;:) 
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15.3.3 - Defesa Contra Soco 

lnicialmente, 
bloqueio lateral 

de golpe e 
chave de brac;o 

com giro. 

15.3.4 - Agarramento por Tras 

\ 

~; ~ 
-·.·· .•. ( .•. -;~ . --~·.·-·.· .. ····· . . ' 't . 
' ,. . : 

j 
, .... 

Conclui-se 
com 

estacada na 
articulac;ao 
do brac;o 
preso em 

chave. 

lnicia-se com uma forte estacada contra as costas de uma das maos que agarram. 
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Uma vez afrouxada a pegada ap6s a estacada, faz-se um avanc;;o de base, na 
sequencia aplica-se golpe com chicoteada de chaves horizontal na face, concluindo-se 
com estacada direta no abdomen visando baixo ventre ou plexo solar. 

15.3.5 - Agarramento pela Frente 
15.3.5.1 - Por Cima dos Bra~os, MBD em Pontos de Pressao na Face 

lnicia-se com mudanc;;a de base recuando a perna forte para afrouxar a pegada. 
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Conclui-se 
com 

pressao do 
MBD contra 
a base do 

nariz, 
saindo da 
peg ada. 

15.3.5.2 - Por baixo dos Bra~os, MBD em Ponto de Pressao na Lombar. 

lnicialmente efetua-se mudanga de base recuando a perna forte para afrouxar e 
proteger-se da pegada. Ao mesmo tempo langa-se o MBD as costas com pegada 
dupla de mao, posicionando a ponta da haste contra o centro da coluna cervical como 
um punhal. 

Na sequencia, 
fazendo pressao 

contra a coluna ate 
liberar-se da pegada, 

golpeamos em 
movimento de 

chicoteada horizontal/ 
vertical contra a face 

do adversario, 
concluindo com 
estacada direta. 
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15.3.6 - Gravata por Tras 

lnicia-se efetuando pressao contra a articulac;ao do cotovelo, utilizando o MBD como urn 
punhal ate liberar-se da pegada. 

Afrouxada a pegada, efetua-se avanc;o de base adiantando a perna forte. 
Ap6s, com pequeno giro de tronco, efetuamos golpe em chicoteada 

horizontal contra a face, concluindo com estacada. 
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15.3. 7 - Gravata Lateral 

Proteja o pesco<;o 
encostando o queixo contra 
o peito. Aplique o MBD em 

estacada contra os 
genitais. Envolva a perna 
do adversario com seus 
dois bra<;os e aplique o 

MBD em pegada dupla de 
mao como urn punhal 

contra a coxa 
internamente. 

Mantendo a perna presa 
em sua pegada e 

mantendo a pressao 
contra a coxa com o 

MBD, eleve a perna do 
adversario para 

desequilibra-lo e leva-lo 
ao solo. 
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15.3.8 - Tecnicas de Conten~ao 
15.3.8.1 - Dominio da Cava do Bra~o 

Aplica-se quando se surpreende elemento suspeito ou violento pelas costas. lnicialmente, 
aproximando-se do adversario de forma a manter contato direto com o corpo, empunhando o 
MBD, langamos a haste pelas costas e pelo mesmo lado do adversario correspondente a 
empunhadura passando o bastao a frente. Cruzamos o peito do adversario de forma a 
chegar ao lado oposto da entrada posicionando a ponta do MBD contra a cava do brago. Na 
sequencia, com a mao solta, efetuamos uma pegada dupla no MBD pressionado contra a 
cava e para baixo quase em angulo reto. Simultaneamente, com a perna fraca da base, 
pressionamos com a sola contra a articulagao do joelho por tras, sem aliviar a pressao sob a 
cava do brago, ate levarmos o adversario ao solo obrigando-o a ajoelhar-se. 
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15.3.8.2 - Resistencia Passiva 

Apanhamos a orelha 
mantendo o polegar 

da pegada por dentro 
e o bastao por fora. 

Aproximando-se pelas 
costas e mantendo 

posic;ao de base. Com 
uma das maos 

empunhando o MBD, 
alcanc;amos a orelha na 

mesma lateral da 
entrada. 

Esprememos a 
orelha entre o 

polegar eo 
bastao, puxando 
o adversario para 

cima. 

Ap6ia-se esta pegada utilizando a mao livre do outre lado da cabec;a, encaixando os 
dedos em pegada na base da mandibula, puxando para cima conjuntamente com a 
mao que aplica o MBD. 
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15.3.8.3 - Defesa de Terceiros 

Surpreendendo elemento 
que ataca no solo urn (a) 
terceiro (a). 

Mantendo base, aproximamos pelas 
costas do adversario. Com a mao 

que empunha o MBD, pressionamos 
fortemente a ponta da haste contra a 
cava existente logo abaixo do 16bulo 

da orelha e encaixe do maxilar no 
crania, podendo-se utilizar 0 dedo 

indicador como guia. 

Puxamos o adversario para tras e 
para cima mantendo forte pressao 
com a haste e com a mao sob a 
base do maxilar ate o retirarmos 

de cima da vitima. 

Conjuntamente com a mao livre, 
efetuamos uma pegada com os dedos 
na base do maxilar no lade inverse, ao 
mesmo tempo em que pressionamos a 
ponta da haste para dentro da cavae 

para cima. 
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15.3.8.4 - Retirada de Veiculo 

lnicialmente, aproximagao em base pelas costas do suspeito, utilizando-se da 
col una do vefculo como protegao. 

Ainda pelas costas e pela lateral do 
suspeito, com empunhadura na mao interna 

em relagao ao vefculo, entramos com o 
MBD por baixo do pulse esquerdo do 

suspeito que segura o volante. Mantendo o 
MBD por baixo do pulse, com a mao livre 
repetimos a pegada no bastao, ficando o 

MBD preso pelos dedos das duas maos por 
baixo do pulse enquanto os polegares o 

envolvem por cima, estrangulando-o. 

Efetuamos 
alavanca e 

torgao para cima 
e para fora 

juntamente com 
estrangulamento 

do pulse ate 
retirar o suspeito 
do vefculo, ap6s, 

alavanca e 
torgao para baixo 
ate faze-lo deitar

se no solo. 
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Varia<;ao retirando pela janela: 

Repetir os movimentos da 
tecnica anterior, lembrando 

de sempre manter forte 
pressao nos movimentos, 
estrangulamento do pulse 

com polegares e MBD, 
alavanca e tor<;ao ate o 

retermos no solo. 
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16- TECNICAS DE ALGEMAMENTO E REVISTA 

Fundamentos: 

I- Porte 

II- Empunhadura 

As algemas devem ser portadas na parte 
posterior do cinto de guarnic;ao do 
policial. A frente do cinto nao devem 
estar outros equipamentos que possam 
concorrer ou atrapalhar o saque da arma 
e a busca de carregadores, devendo 
entao outros equipamentos estarem nas 
laterais posteriores a arma e a 
carregadores. Para evitar o inc6modo de 
portar algemas no centro da coluna 
exercendo pressao quando sentado em 
viatura, podemos desloca-lo urn pouco 
para a direita ou esquerda, sendo destro 
ou sinistro respectivamente. 

A empunhadura das algemas baseia-se em uma pegada onde os dedos, 
indicador e polegar, seguram na armac;ao do chassi de uma das gemas ficando 
os outros dedos envolvendo a corrente ou a dobradic;a. A outra gema deve ficar 
repousada no final da palma da mao que empunha de forma que ambas as 
gemas fiquem em goo e estando para baixo a haste curva m6vel do 
equipamento que ira tocar o pulso do suspeito permitindo urn giro livre. 
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Ill - Saque 

Para o saque 
levamos a mao para 
tras desabotoando 
ou abrindo o porta
algemas. Com os 
dedos, indicador e 

polegar, apanhamos 
uma das gemas pelo 

chassi e puxamos 
para fora. 
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IV - Detalhe de Tipos, Trava e Chaves 

As algemas podem ser de correntes ou dobradic;as mais comumente. Podemos 
ainda encontrar algemas de polegares e algemas em fitas plasticas com eixo central 
de fio de ac;o. As mais comuns no servic;o policial sao as de dobradic;as e as de 
correntes. 

Algemas como esta, apresentam o 
orificio da trava de seguranc;a em 

ileos, podendo tambem aparecer, em 
outras marcas e modelos, em forma 

de pi no na lateral do chassi. Em 
sendo como a apresentada, a ponta 

proeminente deve ser introduzida 
para empurrar para o lado urn 

pequeno filete metalico interno para 
travar. Em sendo de pino, a ponta 

proeminente apenas empurra o pino 
para dentro. 

No detalhe podemos observar o orificio 
de chaves a direita e 0 orificio de trava 
de seguranc;a a esquerda . Podemos 
tambem observar que na cabec;a da 
chave ha uma ponta proeminente, 

servindo para aplicac;ao da trava de 
seguranc;a. Uma vez aplicada e 

travada, a liberac;ao se da girando a 
chave nos sentidos, anti-horario e 

horario, para destravar e abrir 
respectiva mente. 

Uma vez aplicada, deve sempre ser 
travada. 
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16.1- Em Pe 
16.1.1 - Algema Alta Direta 

Em base, posicionar-se 
as costas do suspeito. 

Empurra-lo contra a 
parede com uma das 

maos e sacar as 
algemas com a outra. 
Sacar as algemas e 
levar ate o brac;o do 
suspeito do mesmo 

lado do saque 
mantendo a pressao 
contra o corpo com a 

outra mao. 

Preso o 
primeiro pulse, 

puxe as 
algemas para 
baixo e para 

tras, efetuando 
uma chave de 

brac;o no 
suspeito. 

Pressionar a haste m6vel 
contra o pulse de forma 

que efetue um giro livre e 
encaixe novamente no 

chassi. Nao deve bater as 
algemas contra o pulse, se 
estiver bern manutenida, 
basta apenas pressionar 

fortemente que efetuara o 
giro e travara. Ajuste no 
pulse utilizando-se do 

polegar. 



lnverta a sua base de 
pernas, mantenha o 

suspeito pressionado 
contra a parede e 

mantenha o bra<;o dele 
em chave puxando as 
algemas para cima. 

Apanhe o outro 
pulso do suspeito 
com a mao livre 
efetuando uma 

pegada de pulso. 
Traga o bra<;o para 
baixo e para tras em 

chave torcendo a 
palma da mao dele 
para fora em giro. 

Conclua o segundo pulso 
repetindo os movimentos do 

primeiro. 



16.1.2 - Com Chave de Bra~o 

Em base, 
aproxime-se 
do suspeito 
e pressione 
seu corpo 
contra a 

parede com 
a mao 

contraria ao 
saque. 

Com a mao do saque 
de arma, leve sua 

palma ate sobrepor-se 
as costas da mao 

direita do suspeito. 
Agarre a mao do 

suspeito e traga para 
baixo e contra a sua 
coluna em chave de 

bra go. 

Mantendo o brago do 
suspeito em chave e 

pressionando seu corpo 
contra a parede, saque 

as algemas com sua 
mao esquerda. 
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Algeme o pulso 
esquerdo do suspeito 
trazendo seu brago 

em chave para baixo 
e contra a sua coluna. 

Mantenha pressao 
contra o corpo e 

pressao na chave de 
brago do primeiro 
pulso apanhado. 

Mantenha o brago em chave seguro, pressione o corpo contra a 
parede, posicione o brago algemado em baixo do brago retido em 

chave e aplique a segunda gema neste. 
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16.1.3 - Pedindo o Bra~o 

Nesta posic;ao, 
nao buscamos 0 

brac;o, 
determinamos que 
o suspeito ponha-o 
para tras. Uma vez 
embaixo e fora da 
parede, efetuamos 
um aperto de mao 

como em um 
cumprimento, 

torcendo a mao 
em sentido 

horario, expondo o 
pulse. 

Aplique 
as 

algemas 
no pulse 
exposto. 
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Puxe o bra9o do 
suspeito contra a 

coluna e para cima 
pressionando o 
corpo contra a 

parede. Troque a 
base de pernas e 
determine que ele 
des9a o segundo 

bra9o. 

16.2 - De Joelhos 
16.2.1 - Direta 

Suspeito ajoelhado, dedos 
cruzados na nuca e pernas 

cruzadas atras para dificultar a 
fuga. 

Efetue a pegada de 
mao em cumprimento 

na segunda mao 
efetuando a mesma 
tor9ao. Exposto o 
pulse, aplique a 
segunda gema. 

63 



Esta posi<;ao das 
pernas do suspeito 
permite ao policial 

desequilibra-lo em caso 
de tentativa de fuga 

aplicando uma joelha 
nas costas e levando-o 

ao solo. Repita os 
movimentos para os 

algemamentos em pe 
como preferir. 
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16.2.2 - Apoiado em Veiculo 

Nesta posic;ao, ap6s a abordagem e retenc;ao do suspeito ajoelhado na traseira 
do veiculo, podemos adequar as posic;oes como em algemamento em pe e 
ajoelhado conjuntamente, ou seja, pressao contra o corpo em relac;ao ao veiculo, 
dedos cruzados na nuca e pernas cruzadas atras. 
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16.3 - Deitado 

16.3.1 - Por Ordem 

Aqui observamos a posic;ao do 
suspeito no solo. Deve-se determinar 

que este olhe para o lade contrario em 
que o policial vai operar. Brac;os 

abertos com as palmas das maos para 
cima. Pernas abertas com as pontas 

des pes para fora e calcanhares 
encostados no solo. 

Estando o suspeito per ordem do policial na posic;ao ideal, em base apanhamos a mao do 
lade que se opera efetuando um aperto de mao como em um cumprimento, puxa-se o 
brac;o para cima ao mesmo tento em que se terce o pulse. 
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Trazemos o brac;o do suspeito a quase 90°, aplicamos pressao com o pe contra o encaixe 
do ombro nas costas e sacamos as algemas. 

Algemamos o primeiro pulse mantendo a pegada de mao e a pressao do pe contra o 
encaixe do ombro nas costas. Uma vez algemado o primeiro pulse, levamos este brac;o 
em chave contra as costas do suspeito e trocamos a empunhadura das algemas de 
mao. 

Mantendo pressao na chave de brac;o, pisamos na nuca do suspeito para evitar que 
possa levantar-se. Determinamos que eleve o segundo brac;o. 
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Efetuamos pegada de mao em cumprimento no segundo brac;o. Mantendo pressao na 
chave e contra a cabec;a, puxamos o segundo brac;o em torc;ao de pulse e aplicamos a 
segunda gema. 

16.3.2 - lmobiliza~ao na Cabe~a 

Estando o suspeito na posic;ao ideal, apanhamos a mao do lade que se opera 
como em um cumprimento, efetuando torc;ao de pulse e puxando o brac;o para 
cima. 
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Estando o brago em cima e em torgao de pulse, sacamos as algemas e aplicamos no 
pulse exposto e trocamos a empunhadura das algemas de mao. 

Empurramos o brago em chave contra as costas do suspeito ao mesmo tempo em que 
ajoelhamos com urn joelho nas costas e o outre na nuca. 

Buscamos o segundo brago em torgao de pulse e concluimos algemando-o 
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16.3.3 - Com Chave de Bra~o 

Com pegada de mao em cumprimento puxamos o brac;o para cima. Colocamos o brac;o 
livre no mesmo ombro da pegada. Empurramos o brac;o do suspeito par cima do nosso 
brac;o que segura no ombro efetuando entao uma chave direta. 

Mantendo a 
chave, 

ajoelhamos 
nas costas e 

nuca do 
suspeito. 
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Mantendo pressao na chave de brago e contra a nuca e costas do suspeito, 
sacamos as algemas com a mao livre. Determinamos que o suspeito eleve o brago 
ou o buscamos se resistente, algemando primeiro o brago solto. 

Algemado o primeiro pulse o puxamos contra as costas do suspeito em chave. 
Ap6s, mantendo pressao nas duas chaves de brago, a primeira direta e a segunda 
a partir do brago algemado e, mantendo pressao contra as costas e nuca com os 
joelhos, efetuamos a aplicagao da segunda gema no pulse do brago em chave 
direta. 
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16.3.4 - Com Queda 

Os algermamentos podem nao partir de situa<;5es ideais p6s-abordagens, necessitando 
anteriormente, combate corpo a corpo como suspeito. 

A partir de qualquer tecnica de com bate desarmado constante do TOMO I implicando em 
queda do suspeito, e essencial manter controlado e preso o bra<;o deste. 

73 



Uma vez efetuado qualquer golpe e encontrando-se o suspeito no solo, puxamos seu 
corpo pelo bra<;o retido para que fique de costas ou decubito ventral. 

A partir daf, de uma posi<;ao ideal, iniciamos os processes de algemamento dentro 
de quaisquer das tecnicas apresentas. 
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16.3.5 - Com lmobiliza~ao em Veiculo 

Esta pos1gao precede uma determinagao de abordagem. Deve-se determinar que o 
suspeito tire o corpo do veiculo e deite no solo sem retirar os pes de seu interior. 
Mantendo os pes do suspeito no interior do veiculo impossibilitamos seu equilibria para 
levantar-se e buscar fuga, ficando seu corpo inclinado em relagao ao solo. 
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A partir desta posi9ao de 
desconforto ao suspeito, 
iniciamos o processo de 
algemamento deitado, 

aplicando-se as mesmas 
regras e movimentos. 

16.3.6 - Abortar Algemamento para Condu~ao 

Pode haver situa96es em que o policial tern de abortar urn algemamento, porem, sem perder o 
ito retido. 
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Aqui abortamos para conduzir. Com o brac;o ereto do suspeito que seria algemado, 
encaixamos nosso polegar entrelac;ando com o polegar do suspeito como na forma de um 
passaro. Empurramos o brac;o do suspeito para traz e para baixo ate checarmos no solo, 
ap6s empurramos para frente de forma que a palma de nossa mao fique nas costas da mao 
do suspeito. 

Posicionamos nossa mao livre no cotovelo do brac;o do suspeito para auxiliar na alavanca. 
Puxamos o cotovelo para traz ao mesmo tempo em que a mao da chave empurra o brac;o 
para frente concluindo o movimento e permitindo a conduc;ao do suspeito. 



16.3. 7 - Abortar Algemamento para Sa que de Arm a 

Neste caso e necessaria abortar oara sacar a arma. 

Pisa-se no encaixe do ombro do suspeito, empurrando o bra<;o deste contra sua 
canela. 

Pressionando a pisada e 
flexionando sua perna a frente 
voce mantem o suspeito em 

chave, podendo sacar sua arma 
para responder a outra amea<;a 
mais letal sem perder o detido. 
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17 - RETENCOES DE ARMAS DE FOGO 
17.1 - Arma de Porte 

17 .1.1 - Retenc;ao Frontal no Coldre 

Suspeito tenta sacar 
sua arma no coldre 
estando de frente 
para voce. Leve 

rapidamente sua mao 
contraria ao saque por 

sobre a mao do 
suspeito no coldre 
pressionando-a e 

prendendo-a 

Gire o cotovelo do 
suspeito para dentro 

ao mesmo tempo 
em que efetua 

pegada de pulso na 
mao que tentava 

sacar sua arma do 
coldre. 

Segurando fortemente a 
mao do suspeito no coldre, 
projete sua mao de saque 
contra o cotovelo deste. 



17 .1.2 - Reten~ao Frontal lnversa no Coldre 

Suspeito tenta buscar sua arma no coldre com a mao inversa. Repita os procedimentos 
iniciais anteriores segurando fortemente na mao do sus ito contra o coldre com sua mao 
inversa ao saque. 

Projete seu brac;o livre e de 
saque por sobre o brac;o do 

suspeito ate sua mao 
alcanc;ar o cotovelo deste. 

Gire o cotovelo do 
suspeito para fora 

encaixando seu brac;o 
contrario ao saque por 

baixo do brac;o do 
suspeito ate sua mao 

alcanc;ar o ombro deste. 
Segure fortemente no 

ombro e conclua a chave 
projetando o suspeito 

para frente e para baixo 
podendo entao calca-lo e 

leva-lo ao solo. 

Jogue o brac;o do 
suspeito por cima do 

seu brac;o que apanhou 
o cotovelo efetuando 

uma chave e podendo 
entao projeta-lo ao solo. 



17 .1.3 - Reten~ao as Costas 

Suspeito tenta sacar sua arma pelas costas. Com a mao de saque agarre fortemente o pulso 
do suspeito e empurre a arma para baixo em diregao ao coldre. 

Efetue um avango de base ficando de perfil para o suspeito. Com a mao inversa 
agarre firmemente e sua arma entre o cano e a armagao. 

Gire o cano para 
fora ate apontar 
para o proprio 

suspeito, faga a 
empunhadura na 

coronha e, em 
seguida, puxe 

fortemente para tras 
retendo sua arm a. 
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Se o suspeito ainda nao estiver com o dedo no gatilho, sua arma saira facialmente da 
mao deste quando fortemente puxada para tras. Se estiver com o dedo no gatilho, ao 
puxar a arma para tras ira causar fratura no dedo ou ainda, voce podera continuar a 
torc;ao para dentro efetuando uma chave com o dedo do suspeito preso no guarda
mato. 

17 .1.4 - Afunde e Golpe de Percussao 

Voce esta com a arma sacada e de frente para o suspeito quando este apanha o cano 
de sua arma com as duas maos. 
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Puxe sua arma novamente para cima 
tambem em urn golpe seco e forte, 

utilizando-se do peso do seu tronco que 
deve ser projetado para tras. 

Segurando firmemente a 
empunhadura, afunde sua arma em 

urn golpe seco para frente e para baixo 
usando, inclusive, o peso do seu 

tronco que deve ser solto sob sua 
empunhadura, inclinando-se e 

inclinado o suspeito. 

No movimento forte 
e rapido de subida 

da arma como 
suspeito inclinado, 
devemos projetar o 
cano de forma que 
golpeie seu maxilar 

ou face. 
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17.1.5- Giro e Golpe de Percussao 

Segurando firmemente sua empunhadura, efetue um movimento de afunde e 
simultaneamente um giro de 360° em sentido anti-horario. 

De frente para o suspeito, 
empunhando sua arma, este 
apanha o cano de sua arma 
com apenas uma das maos. 

Mantenha empunhadura firme durante o giro e auxilie o movimento com seu tronco 
dando maior peso no movimento girat6rio, ou seja, nao se deve somente girar os 
bra<;;os, mas, o tronco como um todo. 
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Completados os 360° do giro, puxe fortemente sua arma para tras 
recuperando a empunhadura. 

Finalize golpeando a 
cabe<;a do suspeito em 

cutelada ou estocada com 
o cano da arma. 
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17.2 Armas Portateis 
17 .2.1 - Giro e Golpe de Percussao 

Suspeito 
com uma 

mao 
apanha o 
cano de 

sua arma 

Repita os movimentos de giro em 360° para armas de porte. 

Concluido o giro puxe fortemente a arma para tras e avance estocando o 
estomago com o cano. 
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17 .2.2 - Afunde Golpe no Genital 

Suspeito com as duas maos segura o cano de sua arma. Primeiramente em urn 
movimento forte e rapido, efetue urn afunde com a arma utilizando tambem o peso de 
seu tronco inclinando-se para frente e obrigando ao suspeito tambem a se inclinar. 
Retorne rapidamente subindo o cano contra os genitais do suspeito e retomando sua 
base inicial. 

17 .2.4 - Mudan~a de Base com Disparo 

Basta ajoelhar a 
perna forte para o 

cano alinhar-se 
com as pernas do 
suspeito e entao 

disparar. 
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18-DESARMEDEARMADEFOGO 

As 04 regras para o desarme: 

A) Esquiva de corpo e afaste do cano, simultaneos; 

B) Pegada na arma e redirecionamento de cano para o adversario; 

C) Retomada da arma; 

D) Contragolpe. 

Todas as tecnicas de desarme a seguir contemplam estes quatro princfpios: 
esquivar-se e tirar o cano de sua linha original de tiro; agarrar fortemente a arma 
e volta-la para o adversario; retirar a arma das maos deste e golpea-lo. 

Nestas tecnicas nao nos importamos com urn possivel disparo, este nao oferece 
perigo se executado o movimento com observancia completa dos principios 
fundamentais, das quatro regras. Se urn princfpio falhar ou for displicente na sua 
execuc;ao, o risco e potencial e permanente. 

Trata-se de tecnicas limite em situac;ao limite, use toda a sua concentrac;ao, 
velocidade, forc;a e explosao muscular, e urn recuse eficiente se treinado com 
excelencia, contudo, nao ad mite qualquer falha, nao havera segunda chance. 

88 



18.1 - Preliminares 

Nas tecnicas de desarme de armas de porte, os movimentos sempre redirecionam o 
cano para o suspeito. Neste momenta nao importa evitar o disparo, mas garantir que 
se ele houver que seja em direc;ao ao suspeito. 

Da pegada da arma do suspeito no cano e ferrolho consequentemente, em pistolas 
semi-automaticas podera haver urn unico disparo se houver cartucho na camara e, 
mesmo assim, em func;ao da pegada que impede o movimento livre do ferrolho, 
esta apresentara incidente de ejec;ao ou alimentac;ao, daf a absoluta necessidade 
de redirecionamento de cano com esquiva. 
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Revolver 

Em armas de tambor, tipo revolver, na pegada das tecnicas de desarme entre o 
cano e a armagao, possivelmente o tambor sera travado evitando qualquer 
disparo, contudo, mesmo que haja disparo, o essencial e que se efetue 
redirecionamento de cano com esquiva, para que em havendo disparo este 
ocorra contra o suspeito. 
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18.2 - Desarme para Saque de Arma de Fogo Lateral 

Projete o brac;o que 
segurava a mao do suspeito 
sobre o coldre ou lateral do 
corpo ate que a sua mao 
alcance o ombro deste 

segurando-o fortemente. 

Suspeito faz movimento 
para sacar a arma do 
coldre ou da lateral do 
corpo. Rapidamente 

avance a perna fraca, leve 
sua mao na mesma lateral 

e segure a mao do 
suspeito sobre a arma 
junto ao coldre ou na 

lateral do corpo impedindo 
o saque, ao mesmo tempo, 
em que projeta a mao livre 
no ombro do mesmo lado. 

Com a mao que segurava 
no ombro e mantendo o 
outre brac;o em chave, 

alcance a lateral do corpo 
ou o cold re e retire sua 

arm a. 

De perfil para o suspeito 
mantendo um brac;o em 
chave e a outra mao no 

ombro, projete o suspeito 
para baixo e para frente 

utilizando-se da alavanca 
formada. 



18.3 - Saque de Arma de Fogo Frontal 

Suspeito leva a mao para 
sacar arma a frente do 

corpo na cintura. Avance a 
perna fraca diminuindo a 

distancia ao mesmo tempo 
em que leva a mao de 

saque em direc;ao a cintura 
do suspeito segurando a 

arma e pressionado-a 
contra o corpo, impedindo 

o saque. 

Com a mao livre, entre por 
tras e por dentro do brac;o 
do suspeito ate que sua 
mao repouse sobre as 

costas da mao do suspeito 
que tentava o saque ao 
mesmo tempo em que a 
articulac;ao do seu brac;o 
encaixa no cotovelo do 
suspeito. Com mao sob 

mao, pressione a mao do 
suspeito para baixo e para 
traz e, com a que segurava 

a arma junto ao corpo, 
arranque-a de forma rapida 

e forte, mantendo o 
suspeito em chave. 



18.4 - Desarme de Arma de Frente, Empunhadura Simples 

De frente para o suspeito 
armado, simultaneamente 
recue a perna forte e gire o 
tronco para fora ao mesmo 

tempo em que a mao contraria 
ao saque apanha o cano da 

arma, esquivando-se e 
afastando o cano ao mesmo 

tempo. Projete a mao livre ate 
a coronha como se fosse um 
pires agarrando-a fortemente. 

Gire o cano para dentro e para o suspeito, alavancando um movimento simultaneo com 
suas duas maos e utilizando-se do peso de seu tronco projetado para frente. 

Puxe de forma forte e rapida a arma do suspeito para tras, aproveitando o movimento 
de puxada, retorne golpeando com o cano em cutelada a face do suspeito. 
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18.5 - Desarme de Arma de Frente, Empunhadura Dupla 

De frente para o 
suspeito com 
empunhadura 

dupla, repita os 
movimentos 
iniciais para 

empunhadura 
simples, ou seja, 

esquiva e 
redirecionamento 

de cane, 
simultaneos. 

Projete sua mao livre per 
baixo e para cima per 

entre os bra<;os do 
suspeito ate que sua mao 

apanhe o pulse interne 
deste. 

Efetue alavanca da arma girando verticalmente em sentido horario para o 
suspeito, auxiliado per movimento de quebradura de pulse para baixo exercida 
pela outra e pela proje<;ao do tronco para baixo. Puxe a arma rapidamente para 
tras e retorne golpeando a face do suspeito. 



18.6- Desarme de Arma as Costas 

Rendido pelas costas por suspeito armado, recue a perna contraria a mao do 
suspeito que empunha a arma. Gire a base de forma a ficar de frente para o 
suspeito e permitindo que a arma saia da linha de suas costas, ou seja, 
esquivando-se. Passe seu brac;o interno por baixo do brac;o do suspeito que 
empunha a arma prendendo-o. Avance uma cotovelada na face do suspeito com o 
brac;o livre ficando entao de costas para o suspeito e com seu brac;o preso. Com a 
mao do brac;o que aplicou a cotovelada, alcance a arma e puxe fortemente em 
alavanca para fora, para baixo e para tn3s. 

Retirada a arma, retorne o movimento de saida com golpe na face do suspeito. Neste 
momento voce detem a arma do adversario podendo inclusive dispara-la se 
necessaria. 
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19- COMBATE COM ARMAS DEPORTEE PORTATEIS 
19.1 - Posi~ao Fundamental 

191.1- Preliminares 
Carabina 

Pistola 

Posigao inicial de 
saque. 



Utilizando-se de armas de porte ou 
portateis em agao ou treinamento, 
vale ressaltar que como regra de 
seguranga o dedo indicador deve 

sempre estar fora do gatilho 
alinhado com o chassi da arma, 

nunca o tocando em instrugao e s6 
indo tocar, quando realmente em 
agao frente absoluta certeza da 

necessidade do disparo. 

19.2- Golpes de Percussao com Arma de Porte 
19.2.1- Percussao Direta 

Utilizando-se da arma para aplicar golpes contuses diretos em estocadas, 
sempre de forma seca, curta e rapida para evitar retengao da arma pelo 
adversario_ como se realmente estivessemos socando_ 
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19.2.2 - Bloqueio de Perna com Percussoes Variadas 

Adota-se 
base de 
com bate 

desarmado 
para uso 

nao letal da 
arm a. 
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Utilizac;ao da arma como instrumento contundente. Bloqueando golpes 
como em combate desarmado e aplicando a arma em golpes contundentes 
podendo ser adequados como golpes pr6prios de combate desarmado, ou 
seja, em jabs, diretos, cruzados, ganchos, uppers e cuteladas, etc. 

19.2.3 - Defesa e Golpe em Articula~ao 

Aqui em uso nao 
letal de arma em 

com bate, 
observamos 

inicialmente urn 
bloqueio de soco 

com chave de brac;o 
em giro. 

Nesta 
sequencia, 

ap6s defesa e 
chave, 

batemos com o 
cane contra a 
articulac;ao do 

brac;o do 
adversario. 
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Nesta sequencia ap6s bloqueio de soco e chave em giro, aplicamos uma 
cutelada contra a cabec;a do adversario. 

19.3 - Golpes de Percussao com Arma Portatil 
19.3.1 - Percussao Direta 

Golpear em 
todas as 

posic;oes de 
forma rapida, 
seca e curta, 
retomando 
sempre a 

empunhadura 
original. Se a 
arma ficar o 
adversario 

pod era rete-la. 

Dentro da utilizac;ao nao letal de armas de fogo, podemos utilizar armas portateis 
para aplicac;ao de golpes contundentes em estocadas diretas contra diversos 
pontos sensiveis do adversario. 

Nesta sequencia observamos o uso de arma portatil em estocadas de cano, utiliza-se a 
ponta do cano para aplicac;ao de golpes. Estes golpes sao eficientes na medida em que 
sao lanc;ados com muita forc;a uma vez que os dais brac;os e o tronco impulsionam a 
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Nesta variac;ao podemos utilizar a lateral do cano em golpes laterais contra o 
corpo do adversario objetivando pernas, tronco e cabec;a. 

Como em combates desarmados devemos utilizar nosso peso e 
movimentos de tronco para potencializar os golpes, golpeando nao somente 
com a arma impulsionada pelos brac;os, mas, com o peso do corpo tambem, 
movimentando o tronco. 

Nesta variac;ao, utilizamos a parte superior do cano para em golpe 
ascendente atingir os genitais do adversario. 
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Golpes diretos com a coronha, podendo 
ser ascendentes ou descendentes, 

ainda, podendo-se combinar golpes em 
estocadas de cano e laterais de cano, 

onde coronhadas imitam golpes pr6prios 
de combate desarmado, ou seja, 

aplicando a arma portatil em movimentos 
para jabs, diretos, cruzados, etc. 

19.3.2 - Bloqueio Superior com Coronhada 

Usamos movimentos semelhantes ao uso do PR 24. Nao basta elevar ou baixar 
a arma para bloquear, tem-se de ir de encontro contra o objeto com forc;a e 
vP.Ior.in~nP. _ fore~ eontr~ fore~ ~nul~nno o P.fP.ito _ 

Aqui, bloqueio de paulada por cima, a mesma forc;a que bloqueia lanc;a a coronha 
contra a face. 
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19.3.3 - Bloqueio Lateral com Coronhada 

Nesta varia<;ao, bloqueamos paulada 
lateral externa e projetamos a coronha 
para cima em movimento ascendente 

atingindo a face do adversario. 
Movimento lateral forte e rapido contra o 

objeto, for<;a contra for<;a. A mesma 
for<;a que lan<;a a arma efetua o giro 

para coronhada. 

19.3.4- Bloqueio Inferior, Golpe, Queda e Coronhada 

Aqui uma sequencia combinada, primeiramente uma defesa baixa de paulada 
ascendente. 

Como observamos nao se trata de apenas aparar o objeto, mas de ir fortemente 
contra ele. 
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Na sequencia dos movimentos langamos uma coronhada ascendente contra a 
face do adversario aproveitando a forga e velocidade do bloqueio. 

Projetamos a parte superior da coronha na articulagao do joelho na parte 
posterior da perna do adversario no lado oposto ao da aplicagao da coronhada 
na face, puxando sua perna para frente de forma rapida e forte, como urn 
gancho, para desequilibra-lo e leva-lo ao solo, concluindo com outra coronhada. 
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19.4 - Tecnicas de Dominio e lmobiliza~ao com Arma Portatil 
19.4.1 - Chave de Bra~o 

Peg ada 
de bra<;o 

com a 
mao 

extern a, 
mao que 
segura o 

cane. 

Puxa-se o bra<;o do adversario para cima e aplica-se o cano por dentro em dire<;ao ao 
ombro. Efetua-se uma alavanca com o cano e pressionado o bra<;o do adversario contra 
a arma . 

19.4.2- Mata Leao 

Entrada por tras, a mao que segura o cano avan<;a na mesma lateral por cima a do 
ombro, a mao que empunha a arma tambem avan<;a na sua lateral por cima do outre 
ombro_ 



Faz-se o cano da arma cruzar da direita para a esquerda do adversario, 
encaixando-se embaixo do seu pescogo. 0 outro brago que nao esta na arma 
projeta-se mais a frente e por baixo do cano ate que a articulagao do cotovelo 
alcance o cano. 

Encaixado o brago do policial no cano da arma, deve-se levar a palma da mao ate a 
nuca do adversario efetuando pressao em sua cabega para frente ao mesmo tempo 
em que se estrangula o pescogo como cano da arma, fechando-se uma guilhotina 
composta por bragos e arma. 
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MODULO VI 

20 - OUTRAS TECNICAS - Demonstrac;ao ilustrativa de tecnicas utilizando meios 
de fortuna. 

20.1 - Canetas e Prancheta 

Pranchetas e canetas 
sao exemplos de 
materiais sempre 

presentes nas maos 
de Policiais Militares. 

Usando-se de 
criatividade e 

adaptac;ao, podemos 
utiliza-las como armas 

eficientes. 

Neste exemplo, 
quando ameac;ado, o 

PM utiliza-se da 
Prancheta com objeto 
de bloqueio e ataca 

com a caneta, 
utilizada como objeto 

perfurante. 



20.2 - Chaves 

0 seu molho de 
chaves de uso 

pessoal, quando 
entremeado em seus 
dedos, ap6s o punho 

fechado, torna-se uma 
arma muito 

contundente na 
aplicagao de socos. 

20.3 - Carteira 

Quem diria que uma simples carteira poderia ser usada como artefato 
defensivo?? No caso apresentado ela e usada para retirar uma arma branca da 
mao de um assaltante. 



Simplesmente, abre
se a carteira o mais 
proximo possivel do 
ao assaltante e, com 
a mesma envolve-se 

a faca puxando-a 
firmemente para fora 

e em diagonal. 
Pode-se concluir 

com um chute nos 
genitais do agressor. 

Detalhes da Posi<;ao. 
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20.4 - Celular - Neste exemplo, utiliza-se de urn telefone celular como 
objeto contundente. Ap6s dominar o brago que o ameagava, ele desfere golpes no 
nariz e tempora do assaltante. 
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20.5 - Mochila - Mochilas e balsas tem o tamanho exato para servirem 
como objetos de bloqueio. Dependendo da rigidez do material em que e 
confeccionada, a mochila pede nocautear um oponente. 

Nesta sequencia, inicialmente, libera-se de uma pegada de 
om bro. 

Bloqueia dois golpes e atinge-se o agressor na face 

Finalmente, desfere-se um chute frontal. 
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20.6 - Canetas - Canetas esferograficas comuns podem servir muito bem 
para atuar como um MBD improvisado. 

Aqui vemos um dominic de pulse. 

Ap6s, partindo-se para uma chave de brago. 
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Terminando no solo, em posic;ao para algemamento. 
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21 - SOCORROS DE URGENCIA 
Em se tratando de treinamentos em artes marciais ou tecnicas de Defesa 

Policial, os acidentes a que se esta exposto geralmente sao relacionados a 

pancadas, torgoes, e sangramentos, o que obriga instrutores e alunos a deterem 

conhecimento e a presen<;a de equipamentos pr6prios de primeiros socorros nos 

locais de treino para que alunos e instrutores possam atuar como socorristas. 

SANGRAMENTOS 

No caso dos sangramentos - os mais comuns sendo o sangramento nasal 

e par cortes na boca, podem ser estancados par pressao direta do local, com 

utilizagao de bandagens ou mesmo da mao e, pelo metoda mais frequentemente 

usado, a vasa constri<;ao par criogenia. 

Vasa constri<;ao par criogenia consiste em, nada mais nada menos, aplicar 

gelo sabre o local de sangramento. 0 termo vasa constri<;ao refere-se a 
diminui<;ao do diametro dos vasos sangufneos, que ocorre pela diminuigao da 

temperatura, quando da aplicagao do gelo. 

IMOBILIZACOES 

Em quase todos os casas em que se produzam traumas com suspeitas de 

lesoes nas regioes do crania e coluna vertebral, devemos imobilizar a vitima antes 

de qualquer movimento de locomogao. lsto se da pelo motivo de tentar nao 

agravar as lesoes ja existentes. 0 procedimento basico se compoe da abordagem 

da vitima, onde ja se efetua urn levantamento das causas da lesao e atua-se nao 

prevengao, para que as mesmas nao voltem a ocorrer durante o atendimento. Em 

seguida, delimitado o campo do trauma, procede-se a imobilizagao da coluna 

cervical, feita com o equipamento conhecido par colar cervical e, em seguida, sua 

imobilizagao completa em uma tabua de imobilizagao dorsal. 

FRATURAS 

As fraturas caracterizam-se pela ruptura parcial ou completa de urn ossa. 

Causam bastante dare a sua imobilizagao tern a fungao de evitar o agravamento 

da lesao, diminuir a dare facilitar o atendimento medico. Logo abaixo 

demonstramos uma sequencia de imobilizagao basica total e uma imobilizagao de 

fratura. 
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21.1 - Apresentac;ao do Material - Materiais necessaries para atendimentos 
de emergencia posslveis em um treino de Defesa Policial. 

Colar Cervical Talas de Papelao para imobilizac;ao. 

Bandagem Triangular Tabua de lmobilizac;ao Dorsal. 

21.2 - Abordagem Primaria - Consiste no primeiro cantata entre o socorrista 
e a vitima a ser atendida. Neste exame, avaliam-se as causas do trauma e aplica
se o suporte basico de vida, alem de imobilizac;ao cervical e dorsal. 

Antes de iniciar-se o atendimento, o socorrista estabiliza a coluna cervical da 
vitima antes de qualquer comentario para evitar que esta se assuste e comenta 
algum movimento brusco. Em seguida, e explica-se o que sera feito. 
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Atraves de pedidos para que a vitima aperte sua mao ou mexa as pernas, o 
socorrista avalia a motricidade e estado neurol6gico da vitima. Avalia tambem a 
presenc;a de lesoes pela dar. 

21.3- lmobilizac;ao 
Depois de avaliado o mecanisme do trauma, o socorrista procede a imobilizac;ao 
da coluna cervical, pelo colar cervical. Com os polegares apoiados no menta e o 
restante das maos englobando nunca e orelhas, faz-se uma leve trac;ao, alinhando 
e protegendo o pescoc;o. 

Um segundo socorrista se aproxima e coloca o colar cervical. Ap6ia-o primeiro 
pelo menta e entao passa as fitas de velcro par baixo do pescoc;o, ajustando o 
equipamento. 
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Para a coloca<;ao na tabua de imobiliza<;ao, os socorrista assumem as seguintes 
posi<;5es: o 1° ap6ia as maos em espatula por baixo das escapulas da vitima, o 2° manta 
a cavaleira . sabre a cintura ... 

... e o 3° pega os pes na altura dos calcanhares. Na contagem 1, 2, 3, os tres socoristas 
levantam a vitima em bloco e a colocam em cima da tabua de imobiliza<;ao. 

Para completar a imobiliza<;ao, imobiliza-se a cabe<;a com o coxim-objeto amarelo preso 
na tabua de imobiliza<;ao, fixando a vitima com os 3 cintos de fixa<;ao, urn sabre o peito, 
urn na cintura e o terceiro na altura dos joelhos. 

Para a passagem dos cintos, o terceiro socorrista ap6ia a tabua sabre seus joelhos e o 
primeiro mantem a base da cabe<;a, enquanto o segundo aplica os cintos. 
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0 levantamento do solo e feito em duas etapas: aproveitando-se o posicionamento do 
terceiro socorrista, os outros dois, posicionados lade a lade da cabe<;;a da vitima, elevam 
a tabua ate seus joelhos. Em seguida e em bloco, os tres ficam de pe. Essa medida visa 
proteger a coluna dos socorristas. 

21.4 - Fraturas 

A imobiliza<;;ao de fraturas segue a um padrao basico ha saber: alinhar o membra 
fraturado; imobilizar com tala e fixar a mesma com bandagens acima e abaixo do 
ferimento. 
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0 procedimento abaixo demonstrado e uma imobilizac;ao de Ulna, concluindo com 
uma tip6ia. 
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