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RESUMO 

0 objetivo deste trabalho de conclusao de curse e apresentar o Sistema Logfstico 

do Exercito Brasileiro. Acredita-se que o entendimento desse sistema podera servir de 

subsfdio para aplicac;oes futuras em diversos segmentos da iniciativa privada. A analise, 

entretanto, abordara tao somente as func;oes logfsticas de manutenc;ao, suprimento e 

transporte. Para que haja melhor entendimento do funcionamento do sistema, sera feito 

urn estudo da estrutura organizacional do Exercito Brasileiro, no campo da logfstica, na 

atualidade. A evoluc;ao tecnol6gica, com avanc;o consideravel na area de 

comunicac;oes, os modernos meios de gestae, a escassez de toda ordem e a 

complexidade cada vez maior dos campos de batalha, tern obrigado a manutenc;ao de 

constante atualizac;ao dos profissionais de logfstica, permitindo a implementac;ao de 

novas metodos gerenciais na busca da otimizac;ao de recursos e de maior eficacia e 

eficiencia do sistema. Assim, abordar-se-a o Programa de Excelencia Gerencial do 

Exercito Brasileiro, no que se refere a Logfstica Militar, inserido num processo de 

modernizac;ao e reestruturac;ao da Forc;a Terrestre. Finalmente, sera feito urn estudo da 

logfstica utilizada na Guerra do Golfo, em 1991, para obter ensinamentos sabre o 

campo de batalha contemporaneo, caracterizado pela rapidez, mobilidade, flexibilidade 

e grandes quantidades de suprimentos, para sustentar a progressao das tropas. 

Concluindo, ap6s a analise dos conceitos explanados nessa monografia, serao 

propostos aperfeigoamentos para que o atual sistema logfstico do Exercito Brasileiro 

possa cumprir sua missao de sustentar as unidades da linha de frente e participar 

decisivamente da vit6ria. 

Palavras chaves: Logfstica, Logfstica Militar, Exercito Brasileiro. 



ABSTRACT 

The objective of this course conclusion work is to present the Logistics System of the 

Brazilian Army. It is believed that the understanding of this system could serve as an 

allowance for future applications in various segments of private enterprise. The analysis, 

however, will address only the logistics functions of maintenance, supply and 

transportation. In order to have better understanding of system operation will be done a 

study of the organizational structure of the Brazilian Army in the field of logistics, in 

actuality. The technological progress, with considerable advance in the area of 

communications, the modem means of management, scarcity of all order and increasing 

complexity of the battlefields, has forced the maintenance of constant update of the 

professionals in logistics, allowing the implementation of new managerial methods in the 

search for optimization of resources and greater effectiveness and efficiency of the 

system. Thus, will be address the Program for Management Excellence of the Brazilian 

Army, with regard to military logistics, inserted in a process of modernization and 

restructuring of the Ground Force. Finally, will be made a study of logistics used during 

the Gulf War in 1991, to get teaching on the contemporary battlefield, characterized by 

rapidity, mobility, flexibility and great amounts of supplies to support the progression of 

the armored troops. In conclusion, after the analysis of the concepts explained in this 

monograph, improvements will be considered so that the current logistics system of the 

Brazilian Army can fulfill its mission to support the units of the front-line and to 

participate decisively in the victory. 

Key words: Logistics, Military Logistics, Brazilian Army. 
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CAPiTULO 1 

INTRODUCAO 

11A logfstica e tude ou quase tude, no campo das 
atividades militares, exceto o combate."(Barao Antoine Henri 
Jomini, 1836). 

1-1 GENERL\LIDADES 

11 

0 termo logfstico tem tres possfveis significados que, surgidos em epocas e 

regioes diferentes, complementam-se e dao sentido a definiyao atual. 0 primeiro 

vern da Gracia antiga, onde "logistikos" significava calculo e raciocfnio no sentido 

matematico. Com os romanos, o termo "logista", em latim, definia a capacidade de 

administra9ao. 

Na Fran9a, no reinado de Lufs XIV, surgiu a expressao "mar chal des logis", 

representando a autoridade responsavel pelas facilidades de alojamento, 

fardamento e alimenta9ao das tropas, nos acampamentos e nas marchas. 

Apesar da origem do termo logfstica ser difusa, o homem sempre necessitou de 

uma estrutura que fosse capaz de prever e prover os meios para a sua 

sobrevivencia seja na paz ou nas inumeras guerras que marcaram a hist6ria da 

humanidade. 

1.2 HIST6RIA GERAL DA LOGISTICA 

Conforme, o Manual de Campanha, C 100-10, intitulado "Logfstica Militar 

Terrestre", a no9ao de um sistema de apoio logfstico (Ap Log) regular e organizado 

vern da Suecia onde, entre 1611 e 1632, o rei Gustavo Adolfo reestruturou suas 

for9as, modernizando sua organiza9ao com a cria9ao de comboios de suprimentos e 

manuten9ao para o apoio logfstico, os chamados "trens", que contavam com 

medidas especiais de prote9ao. 

A primeira utiliza9ao do vocabulo logfstica, dentro da ciencia da guerra, foi 

realizada, em 1836, pelo General Antoine Henri Jomini no seu livre "Precis de L'Art 
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de La Guerre" (resumo da arte da guerra), definindo os tres ramos da arte da guerra 

como sendo a estrategia, a tatica e a logfstica. 

Entretanto, a logfstica pas sou a ser entendida como ciencia, em 1917, ap6s as 

teorias desenvolvidas pelo Tenente-Coronel Thorpe, dos EUA, declarando que a 

estrategia e a tatica conduzem as operag6es militares, enquanto a logfstica 

proporciona os meios. 

Foi no seculo XX, que as atividades logfsticas tomaram grande impulse, em 

virtude da permanente evolugao dos aspectos doutrinarios, do material, do 

equipamento, de armamento, dos sistemas de transporte, dos servigos e da 

capacitagao tecnica dos recursos humanos. Dais grandes conflitos armadas sao 

marcos referenciais para as atividades logisticas, nesse periodo: a 2a Guerra 

Mundial e a Guerra do Golfo. 0 primeiro, pela sua globalidade, projetou o apoio 

logistico no quadro internacional. 0 segundo, por sua localizagao e pelas 

caracterfsticas especiais do ambiente operacional, exigiu da logfstica um complexo 

planejamento e uma execugao eficaz, com a utilizagao das mais avangadas tecnicas 

de administragao contemporanea. 

1-3 HISTORIA DA LOG[STICA NO EXERCITO BRAS!LEIRO 

A estrutura logistica estabelecida no Pais nos tres primeiros seculos de nossa 

hist6ria era incipiente, formada basicamente pela lendaria Casado Trem, mais tarde 

Arsenal do Trem, pelo Real Hospital Militar e Ultramar, hoje Hospital Central do 

Exercito, ambos sediados no Rio de Janeiro e uns poucos hospitais, instalados na 

Bahia, Sao Paulo e Rio Grande do Sui. 0 provimento de fardamento era encargo do 

comandante, que recebia recursos do erario real. Para a alimentagao, a tropa 

recebia as soldadas, origem do termo soldo e, com elas, deviam abastecer-se des 

generos de subsistencia. 

Mesmo com a vinda da familia real, em 1808 e com a independencia, em 1822, 

foram poucos os avangos na logistica. Criaram-se a Real Junta de Arsenais do 

Exercito, o Comissariado Militar e o Quartei-Mestre General, todos 6rgaos de 

execugao, com encargos de provimento do material necessaria as forgas armadas, 

fosse de intendencia, munigao, armas, animais ou carret~s. Entretanto, ainda nao 

havia 6rgaos que coordenassem as principais fungoes da logfstica. 
~ ' 

S6 ap6s a Proclamagao da Republica, apareceram os prltneiros registros de 

~lter~~~es na estrutura da logistica militar terrestre. Em 1896, foi criada a 
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lntendencia Geral da Guerra, em substituic;ao ao Quartei-Mestre General, com 

encargos de direc;ao, gestae e execuc;ao, nas areas financeira e de provimento. 

Nessa epoca, o apoio a Forc;a Terrestre, no territ6rio nacional, foi dividido pelas 

Regioes Militares (RM), que passaram a gerenciar a logfstica para as unidades 

militares da sua circunscric;ao. 

Em 1919, chegou ao Brasil a Missao Militar Francesa que, entre outras 

realizac;oes, teve participac;ao efetiva no desenvolvimento da logfstica militar 

terrestre. Os oficiais franceses, em razao da experiencia adquirida na 1 a Guerra 

Mundial, estavam categorizados a exportar sua doutrina militar, na qual se 

destacava a importancia do suprimento, do abastecimento e do apoio de toda 

ordem. 0 Ministro da Guerra da epoca, o engenheiro Pandia Cal6geras, alem de 

convidar a Missao Francesa, determinou a criac;ao de depositos, hospitais militares e 

parques de manutenc;ao nas guarnic;oes militares de maier importancia, conforme os 

estudos estrategicos daquele perfodo. 

Em 1920, foi criado o Servic;o de lntendencia que tinha por missao organizar, 

dirigir e executar os servic;os de subsistencia, fardamento, equipamento, 

acampamento, combustfvel, iluminac;ao e alojamento de efetivos. 

Quando o Brasil declarou guerra as nac;oes do Eixo, em 1942, o aprestamento 

da Forc;a Expedicionaria Brasileira, ainda em territ6rio brasileiro, durou cerca de um 

ana e meio e resultou em mudanc;as significativas para a logfstica e mobilizac;ao 

nacional. A partir de entao, adotou-se uma estrutura logfstica semelhante a dos 

norte-americanos. 

Em 1959, foi criado o Quadro de Material Belico com o objetivo de reunir, num 

s6 quadro, todos os oficiais que exerciam atividades voltadas a pesquisa, ao estudo, 

a fabricac;ao, a recuperac;ao, ao armazenamento e a manutenc;ao do material de 

guerra qufmica, instrumentos e equipamentos de observac;ao e de tiro, viaturas, 

combustiveis e lubrificantes. 

Com a criac;ao da lntendencia, em 1920, e do Material Belico, em 1959, a 

improvisac;ao e o empirismo, que caracterizavam o apoio logfstico, foram sendo 

substitufdos pela experimentac;ao cientffica e pelo acompanhamento doutrinario. 

0 desenvolvimento industrial brasileiro, na segunda metade do seculo XX, 

permitiu a adoc;ao de uma logfstica militar terrestre de cunho eminentemente 

nacional. Para isso, passaram a ser desenvolvidos no pafs, materiais de emprego 
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militar e mudaram-se as estruturas e concepc;oes logisticas, tornando-as coerentes 

com a modernizac;ao da doutrina de emprego da Forc;a Terrestre. 

Os marcos desse perfodo sao a criac;ao da Industria de Material Belico do Brasil 

(IMBEL), do Departamento Geral de Servic;os (DGS) e do Departamento de Material 

Belico (DMB) e, no infcio dos anos 70, dos batalh6es logfsticos (B Log), em 

substituic;ao as companhias de manutenc;ao, medias e !eves. 

No final do seculo XX, como resposta as necessidades de integrac;ao e 

racionalizac;ao dos meios logfsticos, o Exercito Brasileiro extinguiu o DMB eo DGS e 

criou o Departamento Logfstico (D Log), que passou a gerenciar, de forma 

centralizada, as func;oes logisticas suprimento, manutenc;ao e transporte e unificou a 

atividade de mobilizac;ao de material e servic;os. 

Nessa mesma epoca, o advento do Ministerio da Defesa (MD) trouxe 

importantes reflexes para as Forc;as Armadas. No tocante a logistica, os manuais 

editados pelo MD foram basicos para o alinhamento da doutrina, no ambito do 

emprego das forc;as em operac;6es combinadas (C 100-10). 

1.4 OBJETIVO OESTE TRABALHO 

Atraves desse hist6rico, conclui-se que as atividades logisticas sempre 

acompanharam a evoluc;ao da arte da guerra, as transformac;oes da doutrina, da 

ciencia, do material empregado nos combates e da capacitac;ao tecnica dos recursos 

humanos. lsto significa que, para cada progresso da tecnologia e dos processes, 

deve corresponder urn consequente aprimoramento do sistema logfstico, a fim de 

apoiar as operac;oes militares, como um dos fatores determinantes da vit6ria. 

Assim, o presente trabalho pretende explorar a literatura sobre o tema e 

examinar o atual sistema de logfstica do Exercito Brasileiro, apresentando medidas 

para que o mesmo possa acompanhar as exigencias dos conflitos atuais. 

Para tanto, no capitulo 1 foi apresentado urn hist6rico geral, com o intuito de se 

evidenciar a necessidade hist6rica do sistema logfstico aperfeic;oar-se para que 

possa adaptar-se a constante evoluc;ao da doutrina e da tecnologia da arte da 

guerra. 

No capitulo 2, serao apresentados conceitos logfsticos necessaries para o 

perfeito entendimento de termos utilizados na area de logfstica voltados para as 

operac;oes militares. 
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0 capitulo 3 aborda o atual sistema de logfstica do Exercito Brasileiro, que 

servira de ponte inicial para o estudo a ser realizado por esse trabalho. A base 

doutrinaria para essa analise sera o Manual de Campanha, C 1 00-1 0, intitulado 

"Logfstica Militar Terrestre". Os conceitos expostos sao os necessaries as propostas 

que serao desenvolvidas e se limitarao as fungoes logfsticas de suprimento, 

transporte, e manutengao, dentro de uma situagao de combate convencional. 

0 capitulo 4 enfoca o Programa de Excelencia Gerencial no Exercito Brasileiro 

(PEG-EB), objetivando a implementagao de uma Estrategia de "reorganiza9ao das 

atividades internas sob a egide da excelencia". Essa ferramenta visa a melhorar a 

operacionalidade do Exercito, tendo por base a capacita9ao dos recursos humanos 

e caracterizada por agoes voltadas para a otimizagao dos processes, o 

gerenciamento de projetos e o permanente estimulo para motivagao de todos os 

integrantes da Forga. 

0 capftulo 5 expoe o caso hist6rico da Guerra do Golfo, em 1991, conflito 

recente, do qual pode-se extrair a doutrina e os processes do apoio logfstico para a 

condu9ao das opera96es da guerra contemporanea, caracterizada pela rapidez, 

movimenta9ao das forgas envolvidas e grandes quantidades necessarias de 

suprimentos, para manter a continuidade dos combates, especialmente para as 

trooas blindadas e mecanizadas. 
I 

Concluindo, no capitulo 6, ap6s a analise das ideias levantadas ao Iongo desse 

trabalho, serao explanadas sugestoes que poderao servir como subsidies para 

aperfeigoar o atual Sistema Logfstico do Exercito Brasileiro. 
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CAPiTULO 2 

CONCE!TOS LOGiSTICOS 
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As definic;oes a seguir se fazem necessarias para que se possa compreender 

alguns termos utilizados na area de logfstica voltados para as operac;oes militares. 

2.2LOGiSTICA M!LITAR 

Conjunto de atividades relativas a previsao e a provisao de recursos humanos, 

materiais e animais, quando aplicavel, e dos servi<;os necessaries a execuc;ao das 

missoes das Fon;as Armadas (FA). 

2.3 LOGlSTICA MILITAR TERRESTRE 

Conjunto de atividades relativas a previsao e a provisao de meios necessaries ao 

funcionamento organizacional do Exercito e as opera<;oes da Forga Terrestre. 

2.4 PRINCfP!OS BASICOS DA LOGiST!CA MILITAR TERRESTRE 

a. Objetivo- Eo efeito final desejado e e definido, normalmente, na missao. Ele e 

fundamental. Sem urn objetivo claramente definido, havera o risco de os demais 

princfpios tornarem-se sem sentido e de obscurecer a finalidade para dar €mfase ao 

emprego dos meios. 

b. Continuidade - E o encadeamento ininterrupto de ac;oes, assegurando uma 

sequencia 16gica para as fases do trabalho. 

c. Controle - E o acompanhamento da execugao das atividades decorrentes do 

planejamento, no sentido de permitir corregoes e realimentac;oes, a fim de atingir o 

prop6sito estabelecido, com o sucesso desejado. 

d. Coordenac;ao - E a conjugac;ao de esforc;os, de modo harmonica, de elementos 

distintos e mesmo heterogeneos, com missoes diversas, para a consumac;ao de urn 

mesmofim. 

e. Economia de meios - E a busca do maximo rendimento, par intermedio do 

emprego eficiente, racional e judicioso dos meios disponfveis. Nao implica economia 

excessiva, mas distribuigao adequada dos meios disponfveis, elegendo-se como 

prioritario o apoio na area da ac;ao principal. 
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f. Flexibilidade - E a possibilidade de adoc;ao de soluc;oes alternativas, ante a 

mudanc;a de circunstancias. 

g. lnterdependencia - E a dependencia recfproca que a logfstica mantE~m com a 

Estrategia e a T atica. 

h. Objetividade - E a identificac;ao clara das ac;oes que devem ser realizadas e a 

determinac;ao precisa dos meios necessaries a sua concretizac;ao. 

i. Oportunidade - E o condicionamento da previsao e da provisao dos meios ao 

fator tempo, a fim de que as necessidades possam ser atendidas de forma 

adequada. 

j. Prioridade - E a prevalencia do principal sobre o secundario ou acess6rio. 

I. Seguranga - E a garantia do plena desenvolvimento dos pianos elaborados, a 

despeito de quaisquer 6bices. Consiste nas medidas necessarias para evitar a 

surpresa, a observac;ao, a sabotagem, a espionagem e a inquietagao, a tim de 

assegurar a liberdade de ac;ao do comandante. Nao implica precauc;ao exagerada, 

nem evitar o risco calculado. 

m. Simplicidade - E o uso da !inha de ac;ao mais simples e adequada ao 

desenvolvimento das atividades logfsticas, de modo a serem compreendidas e 

executadas com facilidade. 

n. Unidade de comando - E a existencia de autoridade e programa unicos para 

urn conjunto de operac;oes com a mesma finalidade. Uma eficiente unidade de 

comando requer uma cadeia de comando bern definida, com precisa e nltida divisao 

de responsabilidades, urn sistema de comunicag6es adequado e uma doutrina 

logfstica bern compreendida, aceita e praticada pelos comandantes em todos os 

niveis. 

2.5 FUNCAO LOGiSTICA 

E a reuniao, sob uma unica designac;ao, de um conjunto de atividades logfsticas 

afins, correlatas ou de mesma natureza. 

Sao sete as fungoes logfsticas: Recursos Humanos, Saude, Suprimento, 

Manutengao, Transporte, Engenharia e Salvamento. 

2.6 ATIVIDADE LOGiSTICA 

E urn conjunto de tarefas afins, reunidas segundo criterios de re!acionamento, 

interdependencia ou de similaridade. 
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2.7 TAREFA LOGiSTICA 

E um trabalho especffico e limitado no tempo, que agrupa passos, atos ou 

movimentos interligados segundo uma determinada sequemcia e visando a obtengao 

de urn resultado definido. 

FUN<;AO LOG(ST!CA q ATIVIDADES LOGISTICAS q TAREFAS 

2.8 LOGiSTICA PRODUT!VA TOTAL 

A LPT consiste na adaptagao e aplica9ao do conceito de Manuten9ao Produtiva 

Total nas fun96es logfsticas Suprimento, Transports, Saude e Engenharia e a 

consolidagao de normas, diretrizes, processes, praticas e recomenda96es em vigor 

sabre logfstica. 

2.9 LOGiSTICA SOB MEDIDA 

Logfstica sob Medida e o conjunto de atividades, caracterfsticas, pnnc1p1os, 

processes, pessoal, material e estruturas existentes que possibilitam ao planejador 

logfstico, nos diversos nfveis, moldar a logfstica, proporcionando urn apoio justa e 

adequado a uma situa9ao apresentada, seja em tempo de paz, seja em opera96es 

de guerra. 

Enfim, a Logfstica sob Medida busca adaptar nossos recursos e os 

conhecimentos existentes ao prop6sito de atingir os objetivos apresentados pelo 

Exercito Brasileiro, administrativamente au em opera96es, com a maior possibilidade 

de sucesso, como menor risco possfvel e como mfnimo de desperdfcio. 

2.10 CONCEITOS APLICAVEIS AOS NfVEIS DE ESTOQUE 

a. Intervale de pedido e recebimento - E a tempo compreendido entre a 

emissao de uma ordem automatica de fornecimento ou de urn pedido especial e a 

recebimento do suprimento correspondents, incluindo a sua coloca9ao em 

condigoes de distribuigao. 

b. Fator de reposigao - E urn fndice que, multiplicado pela quantidade total de 

urn item de suprimento de duragao indeterminada, fornece a quantidade necessaria 

para recompleta-Jo durante urn certo perfodo de tempo, para uma determinada 

organiza9ao, numa determinada situagao. 

c. Fator de consume - E urn fndice utilizado para estimar quantitativamente o 

consume de um item especffico de suprimento, classificado como material de 
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consumo, num determinado perfodo de tempo, para uma determinada organizac;ao, 

numa determinada situac;ao. 

d. Fator de suprimento- Eo fator de consume quando o perfodo considerado e 
de urn mes (ou 30 dias ). 

e. Artigo crftico (regulado ou controlado) - E um artigo referente a qualquer 

classe de suprimento, cujo fornecimento, por motivos especiais, esta submetido a 

urn controle especffico. 
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3.2 DEPARTAMENTO LOGiST!CO 

E um 6rgao de Direc;ao Setorial (ODS) que tem a missao de prever e prover, nos 

campos das func;6es logfsticas de suprimento, manutenc;ao e transporte, os recursos 

e servic;os necessaries ao Exercito e as necessidades de mobilizac;ao dessas 

fungoes. E composto pelas seguintes Diretorias, com suas finalidades: 

a) Diretoria de Suprimento: planejar, integrar, coordenar, controlar e, no seu 

nfvel, executar as tarefas relacionadas a remonta e veterinaria e a atividade de 

suprimento dos materiais e itens completes; 

b) Diretoria de Manutenc;ao: planejar, integrar, coordenar, controlar e, no seu 

nfvel, executar as tarefas relacionadas a func;ao logfstica de manutenc;ao, inclusive o 

suprimento de pec;as, conjuntos de reposic;ao e ferramentas; 

c) Diretoria de Transporte e Mobilizac;ao: prever e prover, no campo da func;ao 

logfstica de transporte, os recursos e servic;os de sua competencia necessaries ao 

Exercito e realizar, com base nas diretrizes e instruc;6es dos escaloes superiores, as 

atividades relativas a mobilizac;ao industrial, de material, de servic;os, de instalac;6es 

e de transporte, de forma permanentemente atualizada, assim como as de 

desmobilizac;ao; 

d) Diretoria de Material de Aviac;ao do Exercito: superintender as atividades 

logfsticas de suprimento e de manutenc;ao do material de aviac;ao e de qualquer 

outro relacionado especificamente a Aviac;ao do Exercito; 

e) Diretoria de Fiscalizac;ao de Produtos Controlados: superintender as atividades 

referentes a fiscalizac;ao dos produtos controlados pelo Exercito, bem como do 

material de emprego militar, da gestae do Departamento, destinado a exportac;ao; e 

f) Diretoria de Material de Comunicac;oes e Eletronica e Informatica: planejar, 

integrar e coordenar as atividades relativas a aquisic;ao, suprimento, manutenc;ao e 

controle de material de comunicac;oes taticas, estrategicas, informatica, eletronica, 

guerra eletronica e de cine, vfdeo, foto e som. 

As Regioes Militares sao grandes comandos logfstico, administrative e territoriaL 

Suas miss6es sao coordenar, planejar, integrar e controlar o apoio logfstico em 

proveito das Organizac;oes Militares existentes em sua jurisdic;ao. Em tempo de 

guerra devem ficar em condig6es de evolufrem para apoiarem as forc;as terrestres 

que atuarem em sua area. 
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possibilidades da(s) Regi6es Militares que tenha(m) territories abrangidos pela Zona 

de Defesa (ZD)1 e das necessidades logisticas das outras Fon;as Singulares. 

b) Base de Apoio Logfstico (Ba Ap Log): e uma organizagao logfstica a ser 

ativada ou ja existente na estrutura das Forgas Singulares, localizada na Zona de 

Interior (Zil, tendo a atribuigao de prover os recursos necessaries as organizag6es 

de apoio logfstico dos escal6es considerados da For9a Terrestre. Liga-se aos 6rgaos 

de dire9ao funcional, na Zona de Interior e a(s) Bases Logfsticas no Teatro de 

Opera96es Terrestres. 

c) Regiao Militar de Zona de Interior (RM/ZI): e um grande comando 

!ogfstico, territorial e administrative subordinado ao Comando Militar de Area que 

guarnece seu territ6rio, tendo por area de jurisdigao todo ou parte do territ6rio da 

Zona de Interior. Sua estrutura e variavel, tendo as miss6es de planejar e executar o 

apoio logfstico, integrando a cadeia de apoio logfstico e do seNigo militar e preparar 

a mobilizacao, a defesa territorial e as atividades ligadas ao territ6rio. 

3.3.2 Nivel de apoio logistico operacional 

E o n[ve! constitufdo pela !ogistica desenvolvida no interior do Teatro de 

Operagoes Terrestre (TOT?, mais precisamente a logfstica desenvolvida nos 

escal6es Forga Terrestre do Teatro de Operag6es Terrestre (FTTOT), Exercito de 

Campanha e escal6es correspondentes nas demais Forgas Singulares. 0 Exercito 

de Campanha sera elo na cadeia de apoio logfstico quando prestar, efetivamente, o 

suporte a seus elementos subordinados, devendo contar para isso com, no minima, 

um Grupamento Logfstico. 

As estruturas do apoio logfstico, nesse nfvel, sao as seguintes: 

a) Comando Logfstico da Forga Terrestre do Teatro de Opera96es 

Terrestre (CLFTIOT): e um grande comando logfstico e territorial, subordinado ao 

1 Zona de defesa (ZD) e cada uma das partes em que e dividido o territ6rio nacional nao incluido no TO para fins de 

defesa territorial ou opera96es de garantia da lei e da ordem, quando ativada a estrutura militar de guerra. 

2 Zona do interior e a parte do territ6rio nacional nao incluida no teatro de opera96es. Pode ser dividida em uma ou mais 

zonas de defesa (ZD). 

3 .Teatro de operayaes e a parte do TG necessaria a condugao de operag5es militares de vulto,nestas incluido o 

correspondente apoio logistico. 0 teatro de opera96es pode ser terrestre ou maritime, conforme predominem as operagoes 

terrestres ou marltimas. 
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Comandante da FTTOT. A sua estrutura organizacional e um modele que pode ser 

modificado em decorrencia dos planejamentos operacionais e tern por base a 

adotada normalmente pela Regiao Militar, acrescida dos meios necessaries a 

gerencia de seus encargos em operac;oes. Suas missoes sao planejar, integrar e 

controlar todas as func;oes logfsticas de responsabilidade da FTTOT, a execuc;ao do 

apoio logfstico realizado pelas Regioes Militares as forc;as terrestres localizadas em 

suas areas de jurisdic;ao, as ac;oes de seguranc;a de area de retaguarda eo sistema 

de recompletamento. 

b) Regiao Militar de Teatro de Operac;6es Terrestre (RM/TOT): e um grande 

comando logfstico, administrative e territorial, constitufdo par evoluc;ao da estrutura 

da Regiao Militar de tempo de paz, situado no TOT e subordinado ao CLFTTOT. A 

organizac;ao da RM/TOT permitira o aproveitamento da estrutura existente em tempo 

de paz, acrescida, pela mobilizac;ao, de meios em pessoal, material e instalac;oes. 

Suas miss6es sao coordenar, planejar, integrar e controlar o apoio logfstico em 

proveito das forc;as terrestres que atuarem em sua area de jurisdic;ao, as ac;oes de 

seguranc;a de area de retaguarda em seu territ6rio e enquadrar base(s) logfstica(s) e 

centro(s) de recompletamento. 

c) Base Logfstica (BaLog): e um grande comando logfstico enquadrante de 

organizac;oes militares (OM) logfsticas regionais existentes desde o tempo de paz, 

completadas pela mobilizac;ao de outras OM e de 6rgaos civis. Tern por missao 

executar o apoio logistico as unidades desdobradas na area de jurisdigao da Regiao 

Militar da qual e integrante e, conforme determinado, as outras forc;as e a populac;ao 

civil. 

d) Comando Logfstico de Exercito de Campanha (CLEx): e um grande 

comando logfstico, organizado de acordo com os p!anejamentos operacionais. E 
responsavel pela coordenac;ao do apoio logfstico a todas as forc;as integrantes do 

exercito de campanha e, quando determinado, pela execuc;ao do apoio, caso em 

que enquadrara um ou mais grupamentos logisticos. 

e) Grupamento Logfstico (Gpt Log): e um grande comando logfstico que, 

enquadrando OM logfsticas e meios civis mobilizados, desdobra-se numa area de 

apoio logfstico a retaguarda de um exercito de campanha ou divisao de exercito. 

Tern por missao executar o apoio logfstico as forc;as integrantes de um grande 

comando operacional e, conforme determinado, a outras forc;as e a populac;ao civil. 
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3.3.3 Nivel de Apoio Logistico Tatico 

0 nlvel de apoio logfstico tatico e a logfstica desenvolvida pelas divis6es 

de exercito (DE) e brigadas (Bda) e escal6es inferiores e seus correspondentes nas 

demais Fon;as Singulares. 

A Brigada, como modulo basico de combate, possui urn Batalhao 

Logfstico. 

As unidades e os escaloes inferiores possuem estruturas de apoio logfstico 

orgfmicas. 

As estruturas do apoio logfstico no nfvel tatico sao: 

a) Comando Logfstico de Divisao de Exercito (CLDEx): tern organizac;ao e 

atribuic;oes dependentes dos planejamentos operacionais, em tude se 

assemelhando ao CLEx; 

b) Batalhao Logfstico (8 Log): e a unidade orgfmica no escalao brigada e 

divisao de exercito, responsavel pela execuc;ao do apoio logfstico nas func;oes 

logfsticas recursos humanos, saude, suprimento, manutenc;ao, transporte e nas 

atividades da func;ao salvamento, afetas a manutenc;ao aos elementos integrantes 

da brigada ou base divisionaria 

c) Destacamento Logfstico: e urn elemento de estrutura modular 

destacado pelo 8 Log a fim de proporcionar apoio loglstico cerrado e contfnuo aos 

elementos de primeiro escalao de uma Bda e/ou DE, realizando atividades das 

func;oes logfsticas essenciais a manutenc;ao do poder de combate do elemento 

apoiado. Possui estrutura variavel em func;ao das necessidades de apoio. 

3.4 FASES DA LOGiSTICA 

Na logfstica militar se destacam, por sua importancia, as seguintes fases: 

a) Determinac;ao das necessidades: decorre do exame pormenorizado dos 

pianos propostos e, em particular, das ac;oes e operac;oes previstas, definindo quais 

sao as necessidades, quando, em que quantidade, com que qualidades e em que 

local deverao estar disponfveis. 

b) Obtenc;ao: e a fase em que sao identificadas as fontes e tomadas as medidas 

para a aquisic;ao e a obtenc;ao dos recursos necessaries. 

c) Distribuic;ao: finalizando o processo, a distribuic;ao consiste em fazer chegar, 

oportuna e eficazmente, aos usuaries, todos os recursos fixados pela determinac;ao 

das necessidades. 
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3.5 FORMAS DE APO!O LOGiSTICO 

A Forga Terrestre utiliza as seguintes formas de apoio logistico: 

a) Apoio direto (Ap Dto): e aquele proporcionado por urn elemento de apoio 

logistico a uma unidade ou fragao especffica. Caracteriza-se pela ligagao 

permanente entre o elemento de apoio e o apoiado, cabendo a este determinar as 

prioridades dos trabalhos a serem realizados. 

b) Apoio ao conjunto (Ap Cj): e aquele proporcionado porum elemento de apoio 

logistico em relagao a todos ou varios elementos apoiados com os quais possui 

vinculagao especffica. 

c) Apoio por area (Ap A): e aquele proporcionado por urn elemento de apoio 

logfstico em relagao a elementos apoiados, sem vinculagao especffica, localizados 

em uma area geografica definida ou que por ela transitam. Da mesma forma que no 

apoio ao conjunto, o comandante da unidade logfstica mantE~m efetivo controle das 

a<;oes logisticas e de seus meios, bem como do estabelecimento das prioridades. 

d) Apoio sup!ementar (Ap Spl): E aquele proporcionado por um e!emento de 

apoio logfstico a outro elemento de apoio logfstico, para aumentar a sua capacidade 

de apoio. 

e) Apoio especifico (Ap Epcf): E aquele proporcionado par um e!emento de apoio 

logfstico a urn elemento apoiado, em determinada e especffica tarefa logfstica. 

3.6 PLANEJAMENTO LOGiSTICO 

3.6.1 Genera!idades 

0 planejamento logfstico deve propiciar condi<;oes para que o apoio 

logfstico seja realizado de forma oportuna, adequada e continua, desde a situagao 

de normalidade ate uma situa<;ao de conflito, considerando-se o curso de sua 

provavel evolugao. 

E fundamentado em hip6teses que preveem as circunstancias para que 

determinado plano seja posto em execugao. Seu principal objetivo e prever solu<;oes 

logisticas para viabilizar a manobra do escalao ao qual atende, no contexte da 

hip6tese formulada. 

Os planejamentos logfsticos em tempo de paz devem ser o mais proximo 

possivel de uma situa<;ao de conflito, permitindo a rapida evolu<;Em do sistema. 
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3.6.2 Caracteristicas do Planejamento logistico 

a. Adequabilidade - Possibilidade de resolver o problema considerado em 

todos os seus aspectos, isto e, atender as condi96es de tempo e espa9o, quanta a 

a9ao, e de quantidade e qualidade, quanta aos meios. 

b. Exequibilidade - Capacidade de se fazer realizar de modo real com o 

emprego dos meios disponfveis. 

c. Flexibilidade - Possibilidade de sofrer ajustes na sua execu9ao e de 

oferecer solu96es alternativas de modo a atender as imprevisibilidades do combate. 

d. Equilibria - Correspondemcia real entre as necessidades (N) e os meios 

(M), considerando-se, ainda, a capacidade (C) e o tempo (T) decorrentes para a 

transforma9ao da capacidade em meios (N = M + CT). 

e.lntegrabilidade - Decorre da necessidade de que todos os pianos 

logfsticos formulados, desde a nfvel estrategico ate o tatico, tenham direc;ao comum 

e compatibilidade, de modo a permitir a uniformidade dos procedimentos e a 

continuidade das ac;6es de todas as operac;6es de apoio logfstico. 

3.6.3 Condjcionantes do Planejamento Logistico 

a. Levantamento das necessidades - Constitui-se na previsao dos servic;os 

e dos recursos humanos, materiais e financeiros para a atendimento das 

necessidades logfsticas de uma operac;ao militar, adotando-se metodos e 

tecnologias que proporcionem elevado grau de seguranc;a e maxima rapidez. 

b. Meios existentes - Representam todos os recursos existentes e 

potenciais do Exercito, para emprego imediato, antes da mobilizac;ao. 

c. Capacidade de mobilizac;ao nacional - E o grau de aptidao que tem a 

Na9ao de, em tempo oportuno, passar de uma situa9ao de paz para uma de guerra, 

como maximo de eficacia eo mfnimo de transtornos para a vida nacional. 

d. Capacidade de mobiliza9ao do Exercito - E o grau de aptidao do 

Exercito de evoluir, no tempo oportuno e com o maximo de eficacia, de uma 

estrutura militar de paz para uma estrutura militar de guerra, de modo a adquirir as 

condi96es necessarias para fazer face a concretiza9ao de uma hip6tese de 

emprego. Os prazos para a mobilizac;ao a serem considerados sao as seguintes: 

(1) curta prazo, para a atendimento de necessidades imediatas, tais como 

as necessarias ao apoio as operac;6es de garantia da lei e da ordem e a conflitos 

externos imprevistos ou que exijam ac;ao militar imediata; 
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(2) media prazo, para atendimento a uma situac;ao de evoluc;ao de crise 

interna ou externa, de carater temporal previsfvel e nao imediata; e 

(3) Iongo prazo, para atendimento a uma situac;ao de evoluc;ao de crise 

interna ou externa, no quadro de uma situac;ao futura onde o fator tempo nao e 
primordial. 

e. Recursos financeiros - Sao condicionantes basicas para o atendimento 

integral das necessidades. Caso sejam insuficientes, o planejamento devera ser 

ajustado de acordo com a disponibilidade. Representam um fator limitador ao 

planejamento da manobra estrategica e/ou operacional. 

3.7 FUNCAO LOGiSTICA SUPRIMENTO 

3.7.1 Generalidades 

A func;ao logfstica suprimento refere-se ao conjunto de atividades que trata 

da previsao e provisao do material de todas as classes, necessaria as organizac;oes 

e as forc;as apoiadas. Tern como atividades o levantamento das necessidades, a 

obtenc;ao e a distribuic;ao. 

Nao e escopo deste trabalho definir todas as tarefas de cada atividade. 

Serao abordadas tao somente as mais importantes ou mais incidentes. 

3. 7.2 Classificac;ao dos Suprimentos 

Sao utilizados dois sistemas de classificac;ao: 0 Sistema de Classificac;ao 

Militar eo Sistema de Classificac;ao par Catalogac;ao. 

a. Sistema de Classificac;ao Militar 

Nesse sistema, os suprimentos sao organizados em classes, conforme 

abaixo: 

Classe I- Material de Subsistemcia (inclui rac;ao animal). 

Classe II- Material de lntendencia {inclui fardamento, equipamento, 

m6veis, utensflios, material de acampamento, material de expediente, material 

de escrit6rio e publicac;oes ). 

Classe Ill- Combustfveis e Lubrificantes. 

Classe IV - Material de Construc;ao. 

Classe V- Armamento e Munic;ao (inclusive QBN). 

Classe VI- Material de Engenharia e de Cartografia. 

Classe VII- Material de Comunicac;oes, Eletr6nica e de lriformatica. 



Classe VIII- Material de Saude (humana e veterinaria). 

Classe IX- Material Naval, de Motomecanizagao e de Aviagao. 

Classe X- Materiais nao inclufdos nas demais classes. 
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Obs: No caso do Sup Cl V, quando se fizer necessaria a distingao do tipo 

de artigo a que se refere, utilizar-se-ao as abreviaturas: Sup Cl V(Armt) para o 

armamento e Sup Cl V(Mun) para a munigfm. 

b. Sistema de Classificagao por Catalogacao 

E baseado na classificagao dos itens em grupos e classes. A 

catalogacao deve ser desenvolvida no sentido de ser obtida a identificacao de cada 

item do material de forma precisa, racional e padronizada, de modo a proporcionar 

uma linguagem (mica, particularmente, visando ao planejamento das atividades da 

Funcao Logfstica Suprimento e evitando omissao, duplicidade ou duvida.s quanta as 
caracterfsticas de qualquer artigo. 

As instrw;oes e normas sabre o Sistema de Catalogacao do Exercito 

(SJCATEX) regulam o assunto no ambito do Comando do Exercito. 0 BRASIL 

adotou, por adesao, o sistema OTAN de catalogacao. 

3.7.3 Sistema de Suprimento 

Sistema de suprimento eo conjunto integrado das organizagoes, pessoal, 

equipamentos, princfpios e normas tecnicas destinado a proporcionar o adequado 

fluxo do suprimento. 

A organizagao e o funcionamento do sistema pressupoem: 

(1) planejamento e supervisee de todas as ag6es relacionadas como 

suprimento; 

(2) normas de solicitacao e fornecimento que proporcionem presteza, a 

fim de atender com oportunidade as necessidades; 

(3) controles capazes de proporcionar todas as informagoes pertinentes 

a situagao dos estoques e a comparagao das necessidades com as disponibilidades; 

(4) 6rgaos executives, nos diversos escal6es de comando, encarregados 

da obtengao e da distribuigao; 

(5) pessoal e instalag6es para receber, armazenar e distribuir os diversos 

itens; e 

(6) utilizagao do menor numero possfvel de instalag6es intermediarias, 

buscando minimizar o manuseio de itens. 
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0 planejamento diz respeito a previsao e a provisao das necessidades 

correntes e futuras, enquanto a supervisao engloba a orientagao, a coordenagao e o 

controle de todas as agoes de suprimento. 

Para que a administrac;ao de suprimento seja levada a born termo, e 
necessaria estabelecer os convenientes nfveis de estoque. 

3.7 .4 Niveis de Estoque 

Nfvel de estoque- E a quantidade de qualquer item, artigo ou material cuja 

estocagem e autorizada ou prevista, de acordo com as necessidades de distribuigao 

para o consume. Pode ser expresso em: 

(1) elias de suprimento; 

(2) quantidades de itens de suprimento; ou 

(3) unidades de medida de suprimento. 

N(vel operacional - E a quantidade de suprimento necessaria para manter 

as operac;oes no intervale de tempo entre dais pedidos, duas ordens automaticas de 

fornecimento ou entre a chegada de duas remessas consecutivas. E calculado para 

0 efetivo media previsto para 0 perfodo. 

Nfvel de seguranga- E a quantidade de suprimento, alem da que constitui 

o nfvel operacional, necessaria para garantir a continuidade das operac;oes na 

eventuaHdade de interrupgoes no fluxo. E calculado para o efetivo maximo previsto 

para o perfodo. Sua utilizagao desencadeara, necessariamente, um processo de 

reposigao. 

Nfve! corrente - E a quantidade de suprimento autorizada a ser estacada 

para manter as operagoes correntes e para atender as necessidades imprevistas. E 
a soma dos nfveis operacional e de seguranga. 

f\Hvel de reserva - E a quantidade de suprimento cuja estocagem e 

determinada para atender a uma finalidade especffica. Sua utilizagao dependera de 

autorizagao do escalao competente. 

Nfvel maximo - E a maior quantidade de suprimento que um comando 

podera ter em seu poder, computados os artigos existentes e por receber e 

considerando as necessidades previstas e a capacidade de armazenagem. 

Corresponde a soma dos nfveis operacional, de seguranc;a e de reserva. 
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3. 7.5 Conceitos Aplicaveis aos Niveis de Estoque 

a. Intervale de pedido e recebimento - E o tempo compreendido entre a 

emissao de uma ordem automatica de fornecimento ou de um pedido especial eo 

recebimento do suprimento correspondente, incluindo a sua colocac;ao em 

condic6es de distribuicao. . . 
b. Fator de reposic;ao- E um fndice que, mu!tiplicado pela quantidade total 

de um item de suprimento de duragao indeterminada, fornece a quantidade 

necessaria para recompleta-lo durante um certo perfodo de tempo, para uma 

determinada organizac;ao, numa determinada situagao. 

c. Fator de consume- E um fndice uti!izado para estimar quantitativamente 

o consume de um item especffico de suprimento, classificado como material de 

consume, num determinado perfodo de tempo, para uma determinada organizagao, 

numa determinada situagao. 

d. Fator de suprimento - E o fator de consume quando o perfodo 

considerado e de um mes {ou 30 dias). 

e. Artigo crftico (regulado ou controlado) - E um artigo referente a qua!quer 

classe de suprimento, cujo fornecimento, por motives especiais, esta submetido a 

um controle especffico. 

3. 7.6 Levantamento das Necessidades 

E a atividade da func;ao logfstica suprimento que trata da determinac;ao da 

quantidade e da qualidade dos itens que, segundo um planejamento, devam estar 

disponfveis para o atendimento de uma organizagao ou forc;a militar em um certo 

perfodo e para uma determinada finalidade. Entre outras, engloba as tarefas de 

estabelecimento de prioridades, escalonamento de suprimentos, previsao de 

recursos, estabelecimento de normas e diretrizes e configurac;ao do sistema. 

As necessidades de suprimento sao calculadas em fungao de dados 

tecnicos e logfsticos, aplicaveis aos diferentes tipos de suprimento, e em fungao dos 

diversos fatores que definem a situagao a ser atendida, como o efetivo, a missao, o 

terrene, o tempo, o inimigo, os meios e a manobra a executar. 

Os calculos deverao, quando for o caso, incluir necessidades para 

atendimento a outras forgas, a civis, a prisioneiros de guerra e outros. 

As necessidades de suprimentos compreendem: 

(1) necessidades iniciais; 



(2) necessidades para continuidade de consume e para reposigao; 

(3) necessidades para reserva; e 

(4) necessidades para fins especiais. 

3.7.7 Pedidos de Suprimentos 
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(1) 0 suprimento devera ser, em princfpio, fornecido mediante processo 

automatico, conforme planejamento do sistema. 

(2) Quando houver demanda adicional, serao feitos pedidos, que poderao 

ser de tres tipos: 

(a) pedidos para recompletamento, que sao os destinados a manter as 

dotagoes organicas e os nfveis fixados para cada organizagao ou forga militar; 

(b) pedidos especiais, que sao os destinados a atender necessidades de 

suprimento nao inclufdo nas dotagoes organicas ou nos nfveis fixados para cada 

organizagao ou forga militar; e 

(c) pedidos de emergencia, que sao os destinados a atender a 

necessidades imprevistas. 

3.7.8 Obten~ao 

Obtengao e a atividade da fungao logfstica suprimento na qual sao 

identificadas as possfveis fontes de onde o suprimento pode provir e tomadas as 

medidas para que os itens necessaries sejam tornados disponfveis para a 

organizagao ou forga militar considerada, no local, na quantidade, nas 

especificag6es e na oportunidade desejados. 

Entre as medidas tomadas para a consecugao desta atividade, incluem-se: 

(1) a consolida<;ao das necessidades para um determinado perfodo e o 

estabelecimento de prioridades, se for o caso; 

(2) a busca dos suprimentos pelos processes aplicaveis como fabrica<_;ao, 

recupera<;ao, doa<;ao, compra, contribui<;ao, pedido, confisco, requisi<;ao, troca, 

emprestimo, transferencia e arrendamento mercantil; e 

(3) o transporte dos suprimentos, desde a respectiva fonte ate o local onde 

devam ser armazenados ou distribufdos. 
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3.7.9 Armazenagem 

A armazenagem e a tarefa da atividade "obtenc;ao" que consiste na 

colocac;ao ordenada do suprimento em instalac;6es adequadas e no seu controle, 

protegao e preservagao. 

As condig6es de armazenagem devem prop1c1ar a manutenc;ao das 

qualidades e propriedades dos itens, bem como evitar a agao de fatores adversos. 

A armazenagem em campanha e orientada por normas tecnicas, 

aplicaveis as diferentes classes e itens de suprimento e por normas operacionais 

como: 

(a) o grosso dos estoques de suprimento deve ser armazenado o mais a 

retaguarda possfvel, a fim de ser obtida a maxima flexibilidade do sistema de 

distribuic;ao; 

(b) as instalac;6es devem ser localizadas de modo a assegurar o maximo 

aproveitamento dos meios de transporte; 

(c) sempre que possfvel, devem ser aproveitados os ediffcios e outras 

construg6es existentes, levando-se em consideragao a sua area utilizavel, os seus 

compartimentos, a resistencia dos pisos e escadas, a iluminagao interna, a 

capacidade dos elevadores e as dimens6es externas dos locais de acesso; e 

(d) o disfarce, a dispersao e a duplicagao de instalac;6es constituem 

medidas de seguranga passiva que devem ser adotadas, sempre que possivel. 

3. 7.1 o Distribuic;ao 

A distribuigao e a atividade da fungao logistica suprimento que engloba o 

recebimento, o loteamento, a embalagem, a expedigao, o transportee a entrega, a 

aplicagao final ou a alienagao do suprimento. 

A organizagao de um eficiente sistema de distribuic;ao exige o 

conhecimento, entre outros fatores, da situagao operacional em curso, dos pianos 

para as operag6es futuras, da situac;ao do suprimento, especialmente quanta a 

disponibilidades e localizag6es, e das necessidades dos usuaries. 

Principios a serem obedecidos na distribuic;ao 

(1) 0 sistema de distribuigao deve ser flexivel, funcionando segundo 

normas adaptaveis as diferentes situac;6es. 
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(2) As organiza<;6es de apoio devem dispor de estoques suficientes, 

escalonados em largura e profundidade, em condic;oes de atender as necessidades 

dos usuaries nos locais, nas quantidades enos mementos oportunos. 

(3) A localiza<;ao do suprimento deve permitir a redu<;ao no tempo de 

distribuic;ao. 

(4) Cada comandante deve ter sob seu centrale apenas o suprimento 

necessaria para o cumprimento da sua missao, incluindo o nfvel de seguranc;a. 

(5) 0 sistema de distribui<;ao deve assegurar a melhor utiliza<;ao possfvel 

dos meios de transporte disponfveis e reduzir ao minima indispensavel os percursos, 

as baldeac;oes e os manuseios do suprimento. 

3.7.11 Processos de distribui~ao 

(1) A natureza, a profundidade e a durac;ao provavel da operac;ao, a 

seguranc;a das vias de transporte, a disponibilidade de meios e outros fatores 

operacionais e tecnicos determinam o processo a ser empregado na distribuigao do 

suprimento. 

utilizados: 

(2) Sao os seguintes os processes de distribui<;ao de suprimento 

(a) na instalagao de suprimento; 

(b) na unidade; e 

(c) par processes especiais. 

(3) Distribuic;ao na instalagao de suprimento - E o processo em que a 

organiza<;ao apoiada vai, com seus pr6prios meios de transporte, receber o 

suprimento na instalagao de suprimento do escalao que ap6ia. 

(4) Distribuigao na unidade - E o processo em que o escalao que ap6ia 

leva, com seus meios de transporte, o suprimento ate a organiza<;ao apoiada. 

(5) Distribuic;ao por processes especiais- Sao processes organizados pelo 

escalao que ap6ia, com seus pr6prios meios, em fungao de necessidades 

especificas das operagoes. Sao os seguintes: 

(a) comboio especial- E um comboio organizado para distribuir suprimento 

em determinada regiao, proposta pela OM apoiada. E empregado quando a 

organizagao militar nao esta na dire<;ao geral das operag6es e realiza 
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uma operac;ao de pequena profundidade e, provavelmente, de pequena durac;ao. 

Pode ser utilizado para todas as classes de suprimento, principalmente para as 

classes I, Ill e V; 

(b) posto de suprimento m6vel - Consiste em um posto de suprimento 

montado em viaturas, meios ferroviarios ou embarcac;oes fluviais, que se desloca par 

!anc;os, acompanhando a OM apoiada e ocupando !ocais per esta propostos. E 
empregado quando ha possibilidade de interrupc;ao das vias de transporte, em 

operac;oes de grande profundidade e grande durac;ao. A seguranc;a do P Sup Mv e 

responsabilidade do escalao que ap6ia. Pode ser utilizado para todas as classes de 

suprimento, principalmente para as classes I, Ill e V; 

(c) reserva m6vel - E o processo em que a organizac;ao militar apoiada 

recebe urn determinado numero de viaturas ou embarcac;oes fluviais com 

suprimento. E empregado nas operac;oes profundas em que nao ha seguranc;a nas 

vias de transporte. A seguranc;a da Res Mv e responsabilidade do escalao apoiado. 

Constitui-se em uma forma de cerrar o apoio de suprimento para a OM apoiada. E 
empregado para as classes I, Ill e V, especialmente para as duas ultimas; 

(d) suprimento por via aerea - E o processo em que se utlliza o transporte 

aereo para a realizac;ao do suprimento. E indicado, principalmente, nas seguintes 

situac;oes: 

1) transposic;ao de obstaculos de vulto; 

2) operac;6es profundas, que exijam deslocamentos longos e rapidos; 

3) inexistencia de uma rede de estradas adequadas para suportar a 

tonelagem necessaria; 

4) interdic;ao ou reduc;ao da capacidade de trafego das estradas; 

5) isolamento de tropas amigas, principalmente por ac;ao do inimigo; e 

6) urgencia na realizac;ao do suprimento. 

3. 7.12 Controle 

0 controle e a atividade complementar da func;ao logfstica suprimento que 

engloba as seguintes tarefas: verificac;ao do funcionamento do sistema, avaliac;ao de 

metas, avaliac;ao de eficiencia e eficacia, controle de qualidade e elaborac;ao de 

propostas de correc;6es. 

0 objetivo do controle e facilitar a administrac;ao dos estoques, de modo 

que se possa realizar o suprimento com o mfnimo de estocagem, racionalizar as 
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aquisic;oes, direcionando recursos para itens de maior dificuldade de obtenc;ao, e 

posicionar adequadamente os artigos. A exatidao deste controle e imprescindfvel 

para a eficiencia do apoio logfstico. 

3.8 FUNGAO LOGiSTICA MANUTENGAO 

3.8.1 Generalidades 

Dentre as diferentes definic;oes para a func;ao logfstica manutenc;ao, 

destaca-se, para fins deste trabalho - Manutenc;ao e a combinac;ao de ac;oes 

tecnicas, administrativas e de supervisao, destinadas a manter ou recolocar um 

equipamento em condic;6es de desempenhar, eficazmente, as fungoes para as quais 

foi projetado. 

3.8.2 Objetivos da Manutencao 

Objetivo principal - Obter o maximo de disponibilidade e de confiabilidade 

do Material de Emprego Militar (MEM), no menor prazo possfvel e com o melhor 

custo. 

Sao objetivos correlates 

(1) Assegurar plena disponibilidade ao MEM, de modo a conferir poder de 

combate a forc;a que 0 emprega. 

(2) Prever, evitar, identificar e corrigir falhas no MEM, assegurando a sua 

confiabilidade. 

(3) Reduzir a reposic;ao de MEM, devido a deteriorac;ao prematura. 

(4) Gerenciar a manutenc;ao, de modo a otimizar a aplicac;ao dos recursos 

disponfveis. 

3.8.3 Atividades e Tecnicas da Fun~ao Logistica Manuten~ao 

a. Levantamento das necessidades -Visa a determinar as carencias de 

instalac;oes, pessoal e material para o apoio de manutenc;ao em uma situac;ao 

especffica. 

b. Manutenc;ao preventiva - E o conjunto de procedimentos peri6dicos, 

envolvendo ac;6es sistematicas, visando a reduzir ou a evitar falha ou queda no 

desempenho do material e, ainda, reduzir a possibilidade de avarias e degradac;oes, 

atraves de inspec;oes, testes, reparac;oes ou substituic;oes. 
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A manutenc;ao preventiva e a base do sistema de manuten<;ao da F T er. 

Sua realiza<;ao no ambito do Exercito deve ser de carater obrigat6rio e comprometer 

no processo, nao apenas o usuario eo pessoal da manuten<;ao, mas todos os nfveis 

de comando diretamente envolvidos. 

c. Manuten<;ao corretiva - A manutenc;ao corretiva destina-se a repara<;ao 

ou recupera<;ao do material danificado para rep6-lo em condic;oes de uso. Pode ser 

classificada como planejada e nao planejada. 

d. Manuten<;ao modificadora -A manuten<;ao modificadora consiste nas 

a<;oes de manuten<;ao destinadas a adequar o equipamento as necessidades 

ditadas pelas exigencias operacionais, logfsticas e/ou tecnicas: 

3.8.4 Categorias de Manutencao 

Categoria de manutenc;ao e o grau ou amplitude de responsabilidade 

atribufda a urn comando, visando a execu<;ao de determinadas atividades de 

manutenc;ao. Pode ser: 

(1) Organica - Compreende as atividades de manutenc;ao preventiva e 

corretiva realizadas por todas as OM em seus MEM organicos, visando a mante-los 

nas melhores condic;oes de apresentac;ao e emprego. A manutenc;ao organica e 

realizada em duas fases: 

(a) pelo detentor ou operador do equipamento, antes, durante e ap6s a 

sua utilizac;ao; 

(b) nas oficinas da OM, por ocasiao das revisoes peri6dicas de maior 

complexidade ou para a realiza<;ao de pequenas reparac;oes. 

(2) De campanha - Compreende as atividades de manutenc;ao corretiva 

realizadas pelas OM Log Mnt m6veis, em proveito das OM de um G Cmdo ou de 

uma GU. Visa a reparac;ao dos MEM indisponfveis ou parcialmente disponfveis, 

restituindo-lhes a plena capacidade operativa. Essa categoria tambem e realizada no 

nfvel operacional, utilizando equipamentos portateis das OM Log Mnt ou fixos de 

empresas mobilizadas. 

(3) De retaguarda - Compreende as atividades de manutenc;ao 

modificadora realizadas pelas OM Log Mnt fixas e/ou par empresas civis 

mobilizadas, em proveito das OM situadas na area de jurisdic;ao de uma RM. Visa a 

completa recuperac;ao dos MEM. Essa categoria, por envolver ac;oes altamente 

complexas e demoradas, implica retorno do material aos estoques daFTer. 
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3.8.5 Escaloes de Manutenyao 

Escalao de manutengao e o grau ou amplitude de trabalho requerido nas 

atividades de manutengao, em fungao da complexidade do servi<;o a ser executado. 

Dividem-se em: 

( 1) Manutengao de 1° escalao - Compreende as a goes realizadas pelo 

usuario e/ou operador do MEM e pela OM responsavel pelo material, com os meios 

organicos disponfveis, visando a manter o material em condi<;oes de apresenta<;ao e 

funcionamento. Engloba tarefas mais simples das atividades de manutencao 

preventive e corretiva, com enfase nas a<;6es de conserva<;ao do MEM, podendo 

realizar reparag6es de falhas de baixa complexidade. 

(2) Manutengao de 2° escalao - Compreende as a<;oes realizadas pelas 

companhias loglsticas de manutengao dos batalhoes logfsticos (Cia Log Mnt/8 Log), 

ultrapassando a capacidade dos meios organicos da OM responsavel pelo material. 

Engloba tarefas das atividades de manutengao preventiva e corretiva, com enfase 

na repara<;ao do MEM que apresente ou esteja por apresentar falhas de media 

complexidade. 

(3) Manutengao de 3° escalao - Compreende as a<;oes realizadas pelos 

batalhoes de manutengao (8 Mnt) e parques regionais de manutengao (Pq R Mnt), 

operando em instalagoes fixas, pr6prias ou mobilizadas. Engloba algumas das 

tarefas da atividade de manutengao corretiva, com enfase na repara<;ao do MEM 

que apresente ou esteja por apresentar falhas de alta complexidade. 

(4) Manutengao de 4° escalao - Compreende as a<;oes realizadas pelos 

arsenais de guerra e/ou por industrias civis especializadas. Engloba as tarefas da 

atividade de manuten<;ao modificadora, com enfase na recupera<;ao do MEM. 

Envolve projetos especfficos de engenharia e aplicagao de recursos financeiros. 

3.8.6 Principios e Normas Gerais de Manutenyao 

0 sistema de manutengao deve ser organizado para permitir o seu 

aproveitamento por todos os escaloes de comando, garantindo apoio cerrado aos 

elementos que usam os equipamento e materiais. 

0 sistema de manuten<;ao obtem maxima eficiencia quando sao adotadas, 

com exito, medidas que maximizem os procedimentos das manutengoes preventiva, 

preditiva e corretiva planejadas. 
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Todas as OM Log Mnt, quando em operac;6es, devem dispor de urn nfvel 

de estoque de conjuntos e pec;as de reposic;ao para aplicagao imediata ou para 

fornecimento por troca direta aos elementos apoiados. 

A execuc;ao da manutenc;ao deve priorizar a substituic;ao ou troca direta de 

conjuntos nas unidades da Z Cmb e a reparac;ao ou recuperac;ao desses conjuntos 

ou de todo o MEM nas instalac;6es da ZA e Zl. 

As OM Log Mnt, quando empregadas sob a forma de apoio direto (Ap 

Dto), devem: 

(1) ser dispostas em largura e profundidade, de modo a oferecer o melhor 

atendimento de manutenc;ao as OM apoiadas; 

(2) sempre que a situac;ao tatica permitir, cerrar o apoio para o mais 

proximo possfvel do elemento apoiado, visando a reduzir a exposic;ao eo tempo de 

transporte; 

(3) sempre que possfvel, apoiar o mesmo elemento do infcio ao fim da 

operac;ao, de modo a haver continuidade do apoio e manutenc;ao dos lac;os taticos; 

(4) levar o apoio ate o equipamento em pane, dando enfase a manutenc;ao 

no local em que a pane ocorrer; e 

(5) quando autorizado, recolher para a sua area de oficinas todos os 

equipamentos cuja extensao dos danos nao seja compatlvel com a capacidade de 

atendimento dos elementos destacados em Ap Dto. 

A OM Log Mnt, quando empregada sob a forma de apoio ao conjunto (Ap 

Cj), deve aproveitar, sempre que possfvel e autorizado, as instalag6es civis 

existentes. Apenas quando isso nao for possfvel, desdobrara uma area de oficinas 

no interior da area de apoio logfstico. 

As oficinas e instalac;6es de manutenc;ao, uma vez estabelecidas, devem 

permanecer em atividade no mesmo local o maior espac;o de tempo possfvel, desde 

que nao prejudiquem as operag6es taticas e a seguranga. 

As OM Log Mnt devem ter mobilidade e flexibilidade compatfveis com as 

forgas que ap6iam. 

3.8.7 Normas Gerais de Manuten~ao 

A Mnt de 1 °, 2° e 3° escal6es deve ser executada pela substituic;ao 

imediata dos componentes defeituosos, a fim de reduzir ao mfnimo o seu tempo de 

indisponibilidade. 
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0 MEM reparado ate o 3° escalao e devolvido a OM de origem; o 

recuperado no 4° escalao, normalmente, retornara a cadeia de suprimento. 

Em situa<;ao normal, nao sera permitida a retirada de conjuntos ou pec;as 

em bom estado de um equipamento indisponfvel para emprego na reparac;ao de 

outre equipamento. Essa pratica, denominada canibalizac;ao, leva ao descontrole e 

ao provavel sucateamento do equipamento. 

Os equipamentos, cuja reparac;ao ou recuperac;ao nao sejam 

economicamente viaveis, poderao ser desmontados para aproveitamento de 

conjuntos e pe<;as, desde que autorizado pela RM enquadrante. 

3.9 FUNCAO LOGiSTICA TRANSPORTE 

3.9.1 Generalidades 

A fun<;ao logfstica transporte refere-se ao conjunto de atividades que sao 

executadas, visando ao deslocamento de recursos humanos, materiais e animais por 

diversos meios, em tempo e para os locais predeterminados, a fim de atender as 

necessidades. 

Transporte militar eo realizado sob a dire<;ao militar, com a finalidade de 

atender as necessidades das For<;as Armadas. 

Em func;ao da via utilizada, os transportes militares abrangem quatro 

modalidades: aquaviario, terrestre, aereo e dutoviario. 

Os transportes aquaviarios abrangem o oceanica, ode cabotagem eo de 

vias interiores. 

Os transportes terrestres abrangem o rodoviario e o ferroviario. 

0 sucesso das operac;6es militares esta diretamente relacionado com o 

funcionamento dos transportes destinados a apoia-las. A deficiencia de transportes 

limita a execuc;ao das operac;oes. 

AFTer utilizara, em princfpio, os seus meios de transporte organicos para 

o atendimento de suas necessidades. 

Embora o Ministerio da Defesa nao adote um 6rgao combinado para a 

conduc;ao do apoio logfstico as opera<;6es, preconiza que a coopera<;ao e o apoio 

mutua entre as for<;as singulares devem ser buscados como objetivos primordiais 

para a maximiza<;ao da eficiencia e eficacia da fun<;ao logfstica transporte. 



41 

Caso os meios organicos ou o apoio das outras forc;as nao atendam as 

necessidades de transporte, esses deverao ser completados por mobilizac;ao ou 

contratac;ao de servic;os civis. 

3.9.2 Conceitos 

a. Meio de transporte - E o vefculo utilizado para o transporte por 

intermedio de uma via. Em cases especiais, a propria carga pode servir de vefculo, 

como no caso de cargas flutuantes orientadas por uma hidrovia. 

b. Via de transporte - E a estrutura ffsica por meio da qua! se des!oca um 

meio de transporte. 

c. Cicio de transporte - E o tempo necessaria ao carregamento de um 

meio de transporte, seu deslocamento ate o local de destine, descarga, retorno ao 

local de origem e preparac;ao para o recebimento de nova carga. 

d. Eixo Prioritario de Transporte (EPT) - E o conjunto de vias de 

transporte, preferencialmente multimodais que, obedecendo a uma mesma direc;ao 

geral, e orientado para as instalac;oes logfsticas da ZA (Ba Log) e destas para as 

instalac;oes logfsticas da Z Cmb (Gpt Log), com a finalidade de dar suporte ffsico ao 

transite de suprimentos que se destinam ao TOT. 

e. Estrada(s) Principal(is) de Suprimento (EPS) - E(Sao) a(s) estrada(s) 

selecionada(s) pela Bda, pela DE ou pelo Ex Cmp com a finalidade de, por ela(s), 

atender ao grosso do apoio em suprimento aos seus elementos subordinados. 

Dava(m) articular-se como EPT. 

3.9.3 Atividades da Fun~ao Logistica Transporte 

a. A func;ao logfstica transporte envolve as seguintes atividades: 

(1) Levantamento das nacessidades - decorre do exams pormenorizado 

dos pianos propostos e, am particular, das ac;oas a oparac;oas. Os usuaries 

apresantam, pariodicamenta, aos 6rgaos de apoio o planejamanto de suas 

necessidadas para o parfodo subsequente. 

(2) Selec;ao - consiste no atandimento das prioridades, na ascolha da 

modalidade a ser adotada e do meio a ser empregado, com base no conhecimento 

das possibilidades dos meios e das vias de transportes 

(3) Gerencia de Transporte- consiste em: 

(a) aproveitar, de maneira eficiente, as disponibilidades existentes; 
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(b) buscar a obtenc;ao do maximo rendimento dos meios disponfveis, a 

reduc;ao das baldeac;oes, a utilizac;ao dos meios de transportes mais flexfveis e a 

obtenc;ao de rapidez, seguranc;a e flexibilidade nas operac;oes logfsticas; e 

(c) estabelecer medidas de coordenac;ao e de controle sobre o 

movimento de material ou pessoal com a finalidade de avaliar e assegurar a 

execuc;ao sistematica e ordenada do transite. 

b. A abordagem dessa func;ao logfstica, segundo suas atividades, e a 

observancia dos princfpios basicos dos transportes padronizam sua organizac;ao e 

planejamento no ambito da F Ter, alem de facilitar a cooperac;ao e o apoio mutua 

com as demais forc;as singulares. 

3.9.4 Princfpios Basicos 

a. Os transportes militares na F Ter, em cada escalao, devam ser 

organizados a fim de otimizar o emprego dos meios disponfveis e permitir a 

integrac;ao com o sistema de transportes civis e das demais forc;as singulares, nos 

diversos pianos e programas. 

b. Os transportes militares devem ter um alto grau de flexibilidade para 

buscar atender as multiplas e importantes exigencias das operac;oes, mesmo 

quando a disponibilidade de meios for inferior as necessidades. 

c. A integrac;ao e a flexibilidade dos transportes militares sao obtidas por 

meio da centralizac;ao da direc;ao e do controle e da descentralizac;ao da execuc;ao. 

3.10 Ensino de logistica 

0 Exercito Brasileiro possui os seguintes estabelecimentos de ensino, todos 

localizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, que oferecem cursos de especializac;ao 

para as func;oes logfsticas: 

a) Escola de Comunicac;oes: tern a missao de formar e aperfeic;oar 

Sargentos de comunicac;oes, oferecer cursos de extensao e especializac;ao para 

Oficiais e Prac;as nas areas das comunicac;oes, eletronica e informatica e, ainda, 

contribuir para a formulac;ao da doutrina militar; 

b) Escola de Material Belico: tem a missao de ampliar e aprofundar os 

conhecimentos tecnicos dos Oficiais de Material Belico; especializar Oficiais das 

Armas e do Servic;o de lntendencia em manutenc;ao de Material Belico; formar, 

aperfeic;oar e especializar o Sargento de Material Belico e realizar curses e estagios 
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singulares, forgas auxiliares e dos exercitos de nagoes amlgas. Os curses sao 

realizados nas areas de viaturas sobre rodas e lagartas, armamento leva e pesado, 

munigoes, instrumentos 6ticos e de diregao de tiro e oficinas de maquinas-

ferramentas. 

c) Escola de lnstrugao Especializada: tem a missao de especializar Oficiais 

das armas e dos servigos; formar, aperfeigoar e especializar Sargentos de diferentes 

qualificagoes militares e ministrar estagios, quando o ensino ou a instrugao do 

Exercito requerer material, pessoal e tecnica especializada. Essa Escola oferece os 

curses de engenharia, desminagem, defesa qufmica, biol6gica e nuclear, 

observagao aerea, suprimento de agua, intendencia, topografia, musica, etc ... 

d) Escola de Saude: tern a missao de formar e especializar Oficiais do Servigo 

de Saude (medicos, dentistas e farmaceuticos) para o servigo ativo do Exercito; 

formar, especializar e aperfeigoar Sargentos da Qualificagao Militar de Saude de 

Apoio e de Tecnico em Enfermagem; contribuir para o desenvolvimento da doutrina 

militar na area de sua competencia e realizar pesquisas, se necessaria, com a 

participagao de instituigoes congeneres. 

3.11 Conclusao Parcial 

A recente criagao do Ministerio da Defesa vern promovendo intensa 

adaptagao do sistema de logfstica do Exercito Brasileiro, visando sua 

adequabilidade as operagoes combinadas. 

Nos ultimos anos, diversas operagoes envolvendo as tres Forgas tern sido 

desenvolvidas no campo operacional, com destaque para o apoio logfstico 

combinado a essas operagoes. Dentre as diversas observagoes levantadas 

destacamos as seguintes, para efeito deste trabalho: 

a) E fundamental a integragao dos sistemas iogfsticos das tres Forgas 

desde o tempo de paz, especialmente pam a realizagao das operagoes combinadas; 

b) 0 Departamento Logistico e encarregado do apoio as Organizagoes 

Militares e o Comando de Operagoes Terrestre orienta e coordena o prepare e 

emprego da Forga Terrestre. Em sfntese, o COTER eo ODS das operagoes eo D 

Log da loglstica; 

c) Os nfveis de apoio logfstico do Exercito Brasileiro, estrategico, 

operacional e tatico, possuem varios escaloes que necessitam ser racionalizados e 
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simplificados, a fim de se adequarem a realidade brasileira e tornar a estrutura da 

paz a mais proxima possfvel da situac;ao de guerra. Desses escaloes, destaca-se o 

exercito de campanha que, sendo elo na cadeia de apoio logfstico, desdobrara um 

ou mais grupamentos logfsticos, com organizac;ao grande, pesada e onerosa, que 

dificilmente sera ativada em caso de guerra; 

d) A divisao de exercito nao-elo na cadeia de apoio logfstico conta com um 

batalhao logfstico para o apoio a sua base divisionaria, sendo que essa e a situac;ao 

existente no Exercito Brasileiro, desde o tempo de paz. Se for elo, a DE contara com 

um grupamento logfstico, com estrutura ainda a ser implementada e mobilizada; 

e) Na guerra moderna, a seguranc;a assume uma maior importancia, por 

serem as instalac;oes loglsticas um dos principais alvos das operac;oes ofensivas de 

desbordamento e envolvimento, da artilharia, da forc;a aerea e das ac;oes de 

comandos do inimigo. 0 desdobramento de uma area de apoio logfstico na zona de 

combate deve ser revisto, devido ao problema da seguranc;a e da manutenc;ao da 

continuidade do apoio para as operac;oes de movimento e grande profundidade; 

f) As formas de apoio logfstico (apoio direto, ao conjunto, por area, 

suplementar e especffico) devem se adaptar as caracterfsticas dos conflitos atuais, a 

fim de apoiar com oportunidade e eficiencia as operac;oes de grande movimentac;ao 

e profundidade; 

g) As escolas de logfstica do Exercito Bmsileiro se concentram no 

conhecimento tecnico de comunicac;oes, material belico, saude, intendencia, 

engenharia e instruc;ao especializada. Falta o ensino do gerenciamento da logfstica, 

como as suas fases (determinac;ao das necessidades, obtenc;ao do material e 

distribuic;ao as unidades apoiadas ), o levantamento dos custos, as tecnicas de 

negociac;ao, licitac;ao e contratos, o controle dos estoques com definic;ao dos nfveis 

de seguranc;a e operacionais, etc ... 

h) E precise buscar cada vez mais a troca de conhecimento com o meio 

civil, por intermedio de intercambios, seminaries, etc. 

i) 0 Exercito Brasileiro nao utiliza mao-de-obra civil para complementar o 

apoio logrstico as forc;as militares. 
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0 Programa de Excelencia Gerencial no Exercito Brasileiro (PEG-EB) foi criado 

por Portaria do Comandante do Exercito em 2003, objetivando a imp!ementac;ao de 

uma Estrategia de "reorganizac;ao das atividades internas sob a egide da 

excelencia". 

0 Programa pode ser definido como uma ferramenta que visa a melhorar a 

operacionalidade do Exercito, para que atenda nas melhores condic;oes aos anseios 

de defesa e seguranc;a da sociedade brasileira, tendo por base a capacitac;ao dos 

recursos humanos e caracterizada por ac;oes voltadas para a otimizac;ao dos 

processes, o gerenciamento de projetos eo permanente estfmulo para motivagao de 

todos os integrantes da Fon;a. 

0 Programa e baseado na Gestae Publica de Excelencia, configurado em um 

modele de gestae ou gerenciamento organizacional e definido a partir de criterios de 

excelencia em gestae, os quais sao utilizados pelo Programa de Qualidade no 

Servic;o Publico e aceitos em varies pafses. 

Suas principais caracterfsticas sao: 

- o desempenho (administrac;ao por resultados); 

-a satisfac;ao dos usuaries; 

- a valorizac;ao das pessoas; 

- a comparabilidade; 

-a melhoria e o aprendizado continuos; e 

- a pr6-atividade. 

0 Modele de Excelencia em Gestae Publica e composto por sate partes que, 

juntas, compoem urn sistema de gestae para as organizac;oes do setor publico 

brasileiro: 1. Lideranc;a; 2. Estrategias e Pianos; 3. Cidadaos e Sociedade; 4. 

lnformac;ao; 5. Pessoas; 6. Processes; 7. Resultados. 

A situac;ao futura desejada, com a implantac;ao do PEG-EB e: 

- uma administrac;ao aberta a evoluc;ao permanente e flexfvel para adaptar-se 

com rapidez a novas metodologias gerenciais e as evoluc;oes de cenarios; 
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-a valorizac;ao da criatividade, do comportamento pr6-ativo e da auto-avaliac;ao 

continua, para inovagao e melhoria permanentes; 

-que os militares e servidores civis incoroorem e adotem conscientes confiantes 
• 1 

e voluntariamente - a ultima palavra em termos de metodologia de gestae de 

recursos, tendo como ideal a busca da excelencia de desemoenho e resultados· e 
• 1 

- consolidar o alto conceito do Exercito na sociedade, tambem, como Instituigao 

modelar no aerenciamento dos recursos aue ela lhe disoonibiliza. 
~ . . 

4.2 MODELO DE GESTAO PROPOSTO 

0 modele adotado inicia-se com uma auto-avaliagao do Exercito, destinada 

verificar a atual e real situac;ao gerencial da Fon;a, identificando os pontos fortes e 

as oportunidades de inovac;ao e melhorias. lnicia-se, entao, um ciclo de gestao por 

projetos, buscando melhorias continuas e o aperfeic;oamento (otimizac;ao) dos 

processes existentes. 

A auto-avaliac;ao baseia-se nos sete criterios de excelencia do Programa da 

Qualidade no Servigo Publico (PQSP). 

Os criterios de excelencia servirao para nortear toda a gestao no ambito do 

Exercito e, nao somente para realizar a auto-avaliac;ao. A auto-avaliac;ao deve ser 

repetida de forma contfnua (anual). 

4.3 ESTRUTURA DE COORDENACAO DO PROGRAMA EXCELENCIA 

GERENCJAL 

A estrutura de coordenac;ao de um processo de mudanc;as e um fator crftico da 

implantac;ao, nao existindo uma formula para monta-la, pois varia de uma 

organizac;ao para outra. 

Para iniciar a implantac;ao do processo de mudangas, podemos fazer uso de uma 

estrutura "ad hoc", ou seja, equipes que terao por objetivo agilizar as tarefas, 

retirando o sistema da inercia e comprometendo-se nao apenas com a organizac;ao, 

mas tambem em fazer as mudanc;as acontecerem. Para cada equipe deve ser 

definida a missao, os objetivos, a composigao e os prazos, estabelecendo uma 

agenda mfnima de trabalho, de modo a viabilizar o seu monitoramento. 

A estrutura "ad hoc" usada na implantac;ao do processo de mudanc;as deve 

aproveitar a estrutura formal existents em seus diversos nfveis, para realizar os 

trabalhos, buscando trazer para os debates as pessoas que trabalham nos 
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processos-chave. Esta mesclagem de estruturas possibllita o aprendizado 

organizacional e a melhoria contfnua do desempenho. 

4.4 CONCEPCAO DO PEG-EB 

0 modelo aqui descrito foi construfdo a partir das considerac;oes conceituais e da 

literatura existents sabre metodologias de implementac;ao de Estrategias de ~ .. 1elhoria 

da Gestao, estando ainda baseado nos fundamentos e nos criterios de excelencia. 

Foram utilizadas as ideias dos autores classicos da administrac;ao moderna, tais 

como: Peter Drucker, Alwin Tofler, Kotler, Kaplan, Norton e outros. Os termos 

Gestae e Gerencia sao considerados sinonimos para fins do PEG-EB. 

Os fundamentos de exce!encia adotados foram: 

- lideranc;a e constfmcia de prop6sitos; 

- visao de futuro; 

- interac;ao e foco no clients ( sociedade ); 

- responsabilidade social e etica; 

- decis6es baseadas em fatos e dados (informac;6es ); 

- valorizac;ao das pessoas e capacitac;ao de recursos humanos; 

- abordagem por processes; 

- foco nos resultados; 

- inovac;ao; 

- agilidade; 

- aprendizado organizacional; e 

- visao sistemica 

Os criterios de excelencia adotados pelo PEG-EB foram: 

1 . Lideranc;a; 

2. Estrategias e Pianos; 

3. Cidadaos e Sociedade; 

4. lnformac;6es (fatos e dados); 

5. Pessoas; 

6. Processes; e 

7. Resultados da Organizac;ao. 
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A im~ dD Progtama oo amble o Exerdto porJe ser representada peaa 
figJJira abaixo, segundo os segunes passos: 

Passo ·1 - Tomatia da Decisio 

F . o. de A~oes 
do ..... _odelo e 
Imp~ n a~io 

0 Co.mandanl1e do Exetciol, junto conn o Alo Comando do E.xetcio (ACE),, 

deciriiu sobre a neoessidatJe de ~ uma es11Jategia de meharia da gesmo 

em llarga escala rm Exercio, atDI.ardo o Programa Exceemia Gerencia! do Exen:io 

Bmsiiteiiro rorno o iiBslllrurnenlo ptim:ipall dessa estJategia .. 

Passo 2--do Alo Cornarrdo do E.xeTdto 

Mnstrar a impar1tam:ia do PEG -EB e da ~ de novas fenamentas 

gerenciiais para mre1tmar a gestao da ~-

Passo 3-A~ lniciaQ 

DecrJnrente da necessirJade de se lfealizar um ~ da ~ presente 

do Sistema ~, veriftitando as variiveis que ~ a ~~ as 

an1~ e opartumidades do ambiiente extemo, e as ·forttatezas e debiir:lades do 

amtitente lit demo .. 

Deve-se fazer urn 1evarntamento dos niveis de ~ dos mversos 
iinleressadDs (cienites.) nos resultados do Exercio, tendo em viista que essa e uma 



e~ ~ a ser OOBSiidelradJa quamjo da esco!lha das imaativas mais 

iimportanles paya mme!holar 0 - ·· 

Realizar uma veri~ -nriaD sobre quais sao os intitadOTes necress31ios ao 

gererteiarnerlllo dos dilfeTenlles Orgaos oo camandos, 00100 a:msegui-kls e motm.ora

tos.. lde!rDtiflicar os rrniivSis do desBrnpentro atua!l e do desejado!, estabeleoendo-se um 

psqueno ~ dos prDncipais prooessos da Fo.rQB em todos os niveis. E rom 

base nesses dado's que sara possiYell identificar as priinolpais res1JDQ5es em reaat;ao 

as neoessidades des iilnl!t.eTessad e ao desempenho dos processos considerados 

critioos~ ou seja,, aquelles pouoos que sao vitais ao ~do Exerato_ 

E ilrnporlatde ntred&r c:o.ntinuamenle os resuftadns dos processos paya avaliar a 

efiicatiia do ~~ saber onde se erlC011l1ran onde dew! cbegar e que metidas 

devern ser lomadars .. Cada 6Tgao10M OllTlduzira sua prOpria auto-aval~? ou seA 

nao estata sent1o ava'liado por nentun elernelllo exteroo~ settdo de seu prOprio 

rieresse e p:rm.e.itlo a ex.oelencia do frabalho_ Nao se burscarua respansiveis e sim 

problemas exisl.etr1kes nms prooessos, pam serem CO!t'ligKbs na ~ Fase do PEG .. 

Passo4-~o E~ (SIPLEx) 

Neste passol, esta previsto o desern:olvimento do ~ Estrategioo e o 

- do Sistema de P8aAejamento do Exerciilo (SIPLEx), se for o cason 

de forma a estatbeeter o d~ a ser segu·· o ~ E.xettilo oo kmgo pram .. 

Deve ser maliizada uma analise critica da Mission da Vlisaro de Futuro!, da Poli~ 

das E~, dars Direbizes, dos ~ e das Metis, alem das ~ 

~ aos Pltarnos Basioos. 



Passo 5 - Sensibilizac;ao do Exercito 

Nessa fase, existe a orientac;ao para os militares participarem de palestras de 

sensibilizac;ao, seminaries, congresses e cursos, podendo-se tambem utilizar a 

leitura de artigos em revistas especializadas e a Internet. 

0 aumento do conhecimento sabre estrategias de melhoria da gestao e sua 

I. - !:: ' •t . t"~" - d •t + ' . ap 1cac;ao ao ._xerci o, assrm como a u lilzac;ao e seus conce1 os, Lecn1cas e 

ferramentas e a aplicac;ao da gestao baseada em fatos e dados, possibilita aos 

gestores uma capacidade maior para identificar e solucionar problemas e melhorar 

os processes. 

0 compromisso pessoal dos comandantes em todos os nfveis mostra que a 

uti!izagao das praticas e responsabilidade de todos. E importante ressaitar que a 

meta principal do processo de mudanc;as deve ser a melhoria continua dos 

processes e nao a verificac;ao de quem individualmente nao atinge os padroes, 

tendo em vista que 0 importante e 0 aperfeic;oamento do sistema organizacional do 

Exercito como um todo. 

Nesse momenta deve ser incentivada a participa<;ao das lideranc;as, em todos os 

nfveis hierarquicos, a comec;ar pelo envolvimento pessoal dos comandantes na 

criac;ao e no refon;o de valores, na definic;ao de rumos, missao, objetivo politico, 

estrategias e expectativas de desempenho e na manutenc;ao do foco no usuario. 

Lideranc;a e, entao, a palavra chave de todo o processo, pais sem ela nada 

efetivamente acontece. 

Passo 6 - Capacitac;ao de Recursos Humanos 

A capacitagao de recursos humanos e um passo fundamental na implantac;ao do 

PEG-EB. 

Par isso, o Programa buscara promover a atualizac;ao do publico interno, par meio 

de curses de treinamento gerencial, cursos de p6s-graduac;ao, esh3gios, seminaries, 

simp6sios e ciclos de palestras. 

Passo 7 - Aperfeic;oamento de Processes 

Uma das prioridades estabelecidas pelo Comandante do Exercito e implementar 

uma estao baseada em processes. 

Pode-se adotar a seguinte metodologia para tal aperfei9oamento: 

1 a fase -analise do processo para melhor identifica-lo ("mapeamento"); 
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28 fase - simplificagao do processo, eliminando ag6es que nada acrescentam; 

38 fase- aplicac;ao da Metodo!ogia de Analise e Solugao de Problemas (MASP), 

que tem o objetivo de resolver de forma simples os problemas ja identificados no 

processo; e 

48 fase - aplicac;ao do PDCA (Pian-Do-Check~Act), ou seja, encontrar e ana!isar 

as causas dos oroblemas e olaneJ·ar a sua eliminacao (Plan),· imolementar as ac6es 
I I ~ .I I ~ 

planejadas (Do); verificar e avaliar os resultados obtidos (Check); e efetuar, se foro 

caso, as mudanc;as no processo (Act). 

Na implementac;ao pratica desta metodologia, pode-se adotar, como por 

exemplo, as seguintes ferramentas para facilitar os trabalhos: uma Ficha de 

Processes; descric;ao das ac;oes do processo; montagem de um Plano de Ac;ao (SW 

e 2H); ou a montagem de um Fluxograma de Trabalho. 

Passe 8 - lmplementac;ao dos Macroprojetos (Programas) e Projetos 

A partir da Polftica e das Estrategias de Comando, considerando o SIPLEx e as 

Diietrizes Gerais, o EME ira propor os diversos macroprojetos (programas) julgados 

prioritarios para implementagao, OS quais serao levados a apreciagao do 

Comandante do Exercito e do ACE. Com base naqueles documentos e na auto

avaliac;ao do Exercito, serao definidos os macroprojetos, a serem implantados, os 

quais poderao ser desdobrados em projetos. 

Tambem, serao definidos macroprojetos/projetos, em cada nfvel de comando do 

Exercito, fruto da auto-avaliac;ao de cada setor e da decisao de cada comando. Para 

que os macroprojetos/projetos sejam implementados, e necessaria tambem explicitar 

as atividades a serem realizadas para seu cumprimento. Para cada um dos 

macroprojetos/projetos, devem ser definidos os responsaveis diretos, os prazos para 

que sejam realizados e como se deseja conduzir cada uma de suas atividades. 

Ap6s a definic;ao dos macroprojetos/projetos de maior complexidade que serao 

realizados, passa-se as etapas de elaborac;ao e gerenciamento. Deve ser nomeado 

um gerente responsavel pela conduc;ao dos trabalhos da equipe encarregada, o qual 

devera possuir capacitac;ao para realizar as atividades de forma efetiva. 

Passo 9 - Sistema de Medigao 

0 Sistema de Medic;ao deve incluir as medidas de desempenho e os respectivos 

indicadores. Primeiramente, deve ser realizada uma analise do "o que medir". 
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Depois, sao identificados OS indicadores relacionados as diferentes perspectivas do 

desempenho que foram consideradas relevantes. Essa definic;ao do Sistema de 

Medic;ao e importante para alinhar, inclusive, OS indicadores de desempenho da 

implementa<;ao dos macroprojetos com as medidas de desempenho global da Forc;a. 

Para a implantac;ao do Sistema de Medi<;ao, pode-se utilizar essa base de 

indicadores ja levantada e, com a ajuda de uma equipe multidepartamental e de 

especialistas, estabelecer os indicadores estrategicos balanceados, de forma "top

down", ou seja, partindo-se das necessidades do Comandante e do ACE, ate seu 

desdobramento em cada setor do Exercito. 

Passe 10- Monitoramento e Avaliac;ao 

Este passe tem por objetivo avaliar os resultados da implanta<;ao do PEG-EB. 

Para isso, o Sistema de Medigao do desempenho tem um papel fundamental. Cabe 

observar que deve haver uma mudanc;a no proprio processo de avaliac;ao do 

Exercito, que ainda nao utiliza sistematicamente os indicadores do desempenho. 

Modernos softwares poderao ser adotados para facilitar o gerenciamento de 

macroprojetos e projetos e conterao os principais indicadores de desempenho, 

possibilitando aos comandantes melhores condigoes de decidir sabre determinado 

assunto ou questao. 

4.6 MAPA ESTRA TEGICO DO EXERCITO 

E a representac;ao grafica das perspectivas definidas para a implanta<;ao do 

Sistema Gestae Estrategica I Balanced Scorecard (SGE/BSC} no Exercito Brasileiro, 

indicando os temas estrategicos e estabelecendo os objetivos e suas relac;oes de 

causa e efeito; 

As perspectivas sao as dimens6es de desempenho da organiza<;ao, sendo que o 

SGE/BSC do Exercito Brasileiro esta estruturado em seis perspectivas: 

a) sociedade: engloba os objetivos relacionados ao cumprimento da destinac;ao 

constitucional do Exercito; 

b) operacional: reune os objetivos voltados para a atividade fim do Exercito; 

c) tecnologia e estrutura: agrupa os objetivos voltados para as areas de infra

estrutura, estruturac;ao, processes, projetos, tecnologia e modernizac;ao 

administrative; 



d) pessoas e mtlhec'imenlo:: os objetivos relativos aos reotJrSOS 

,, ao apremfrzado e a gestao do con~tmenm ~~; 

e) ~;a e 1fiinanteim: ne os da area de etO'OOlnia e ~ 

oom a societtade brasille~ a ~ vabres e ~ e a ~ e 

~da~daF~~ 

4..7~R 

0 Prog1aum de ~ Gerenrciiaft do Exettilo esta baseado em modemas 

teooitc:as e ~ias de ~, a gestao par exoe!lencia_ A 

evol - do progtanma oonduzira para a ~ - de unrn Sis1ema de Exc:elencia 

do Exert:ito Brasinero (SE-EB)" ~ analise de resumaoos serv1ra para sua 

rea~ll penrm»i!linoo oonsla'nte- na bJasca da ~ dos 

otmmwlS da ~-- A figtJra abaixo 11ln10Sba o esquema do SE-EB 

jYJ..l!."f:i- '£$ . 
·~~~--., .. ~~-:';/....,.8*" 

z:;.: .... ...:r~ . ~~ • .;ti~ l 

SistBIUJ M Exc~lhlcill do E:drdiD Brm i/Sro (SE-EB) 

F~g.~JTa 5-Sistema de Exallencia do Exeraro Bras!leiro 

Fonte:: BoDe1im do Exert:io rF 17, de 27 de abriift de 2007 



CAPriTULOS 

A LOGiSncA DA GUERRA DO GOLFO 
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A fim de refon;ar o apoio logfstico e garantir a continuidade para o 

prosseguimento das a96es, foram estabelecidas as Bases Logfsticas "Charlie" e 

"Echo". Para nao alertar os iraquianos sabre os movimentos aliados, essas Bases 

Logfsticas s6 foram desdobradas ap6s o infcio dos ataques aereos, participando do 

esfor90 de dissimula9ao do esquema de manobra do General Schwarzkopf. 

Nas Bases Logfsticas, "Alpha, Bravo, Charlie, Delta e Echo" foram estocadas 

todas as classes de suprimentos necessarias as opera96es: 

Classe 1: artigos de subsistencia; 

Classe Ill: combustfvel; 

Classe IV: material de constru9ao, como arame farpado e sacos de areia; 

Classe V: muni9ao; 

Classe VII: outros itens como o Carro de Combate M1A1 "Abrams" e a 

logfsticos, com organiza9ao grande, pesada e onerosa, que dificilmente sera ativada 

em caso de guerra; 

d) A divisao de exercito nao-elo na cadeia de apoio logfstico conta com um 

batalhao logfstico para o apoio a sua base divisionaria, sendo que essa e a situa9ao 

existente no Exercito Brasileiro, desde o tempo de paz. Se for elo, a DE contara com 

urn grupamento logfstico, com estrutura ainda a ser implementada e mobilizada; 

e) Na guerra moderna, a seguran9a assume uma maior importancia, por serem 

as instala96es logfsticas um dos principais alvos das opera96es ofensivas de 

debordamento e envolvimento, da artilharia, da for9a aerea e das a96es de 

comandos do inimigo. 0 desdobramento de uma area de apoio logfstico na zona de 

combate deve ser revisto, devido ao problema da seguran9a e da manuten9ao da 

continuidade do apoio para as opera96es de movimento e grande profundidade; 

f) As formas de apoio logfstico (apoio direto, ao conjunto, por area, suplementar 

e especffico) devem se adaptar as caracterfsticas dos conflitos atuais, a fim de 

apoiar com oportunidade e eficiencia as opera96es de grande movimentat;ao e 

profundidade; 

g) As escolas de logfstica do Exercito Brasileiro se concentram no 

conhecimento tecnico de comunica96es, material belico, saude, intendencia, 

engenharia e instru9ao especializada. Falta o ensino do gerenciamento da logfstica, 

como as suas fases ( determina9ao das necessidades, obten9ao do material e 

distribui9ao as unidades apoiadas), o levantamento dos custos, as tecnicas de 
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foram estabelecidas totalmente, uma vez que a campanha terrestre penetmu 

profunda e rapidamente no lraque e teve curta durac;ao de apenas 100 horas. Em 
•• A • I t . ' consequenc1a, e as se ornaram pomos ae troca de reboques entre as unidades 
. . I . t. operac1onals e as egis :cas, a fim de agilizar o apoio e nao retardar o 

prosseguimento das ac;6es. 

5.3.4 A 4a fase: a defesa do kwait 

Com a rapida vit6ria das forc;as aliadas no lraque, a prioridade do apoio 

loglstico foi dada para as tropas de combate encarregadas da remoc;ao do inimigo 

no Kwait e o deslocamento das unidades de volta as suas sedes. 

5.3.5 A 5a fase: o retorno das forc;as 

Com a rendigao do lraque em 27 de Fevereiro de 1991, a operac;ao de 

retorno das forgas envolveu o deslocamento do pessoal e do material. A fim de 

preparar o equipamento para o embarque foram estabelecidas areas de 

estacionamento e de descontaminac;ao e limpeza do material. 

0 des!ocamento de volta das unidades se iniciou em 10 de marc;o de 1991 

e, no final de maio, a maioria do pessoal dos dois corpos, mais de 365.000 soldados, 

havia sido removida do teatro de operag6es. 

Todavia, grande parte do materia!, mais de 100.000 viaturas sobre rodas, 

10.000 viaturas blindadas sobre lagartas e 250.000 toneladas de munic;ao, ainda 

permaneciam na regiao. A retirada da area do conflito das viaturas foi completada 

em 31 de Dezembro de 1991 e a da munic;ao em Abril de 1992, quando o Teatro de 

Operac;oes foi fechado, marcando o final oficial do processo logfstico. 

5.3.6 A sa fase: a reconstruc;ao do Kwait 

Essa foi a fase final do planejamento do 22° Comando Logfstico, iniciando 

os trabalhos de restaurac;ao dos servic;os do Kwait liberado, simultaneamente com a 

sua defesa eo retorno das tropas as suas sedes. 

Tambem foi prestada a assistencia humanitaria para os campos de 

refugiados, operados pelas tropas norte-americanas no sui do lraque, para os 

Curdos do norte do lraque e Turquia e para 60.000 prisioneiros de guerra, mantidos 

em 4 campos, enquanto aguardavam serem postos sob o controle da Arabia 

Saud ita. 
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5.3. 7 0 Resultado 

0 resultado, em numeros, da execuc;ao das seis fases do plano de apoio 

logfstico as operac;oes foi o seguinte (fonte: MILITARY REVIEVV, 4° trimestre de 

1992, p.12): 

- 95 milhoes de refeic;oes servidas; 

-32.000 toneladas de correspondencias recebidas na area de operac;oes; 

- Os suprimentos foram transportados a frente empregando 1 .400 viaturas 

dos EUA e 2.500 da Arabia Saudita, formando mais de 3.600 comboios que 

percorreram cerca de 4.400 km de estradas principals de suprimentos, totalizando 

102,5 mil hoes de km; 

~ Foram empregadas cerca de 117.000 viaturas sobre rodas, 13.000 

viaturas blindadas e 1.750 helic6pteros; 

-Consume de 5,7 bilhoes de litros de combustfvel; e 

- Suprimento de 350.000 tone Iadas de munic;ao. 

5.4 0 APOiO LOG[STICO 

A fim de levantar subsidies para o apeifeic;oamento do sistema logfstico do 

Exercito Brasileiro, serao descritos, nessa sec;ao, os principais aspectos positives e 

negatives, as necessidades, os problemas, os acertos e erros que surgiram durante 

a execuc;ao do apoio logfstico na Guerra do Golfo. Sera dado, tambem, especial 

destaque a um dos fatores do exito da logfstica nas operac;oes, que foi a 

observancia de cinco diretrizes chamadas, pelo Exercito dos EUA, de imperatives do 

apoio: previsao, integrac;ao, continuidade, capacidade de reac;ao e improvisac;ao, 

conforme a exposic;ao que se segue: 

a) Previsao: a previsao das demandas do campo de batalha e fundamental para 

que o suprimento seja fornecido no memento e local em que for necessaria. Essa 

antecipac;ao e muito importante, pois ela reduz o onus logfstico sabre o comandante 

tatico, que poder:3 voltar-se inteiramente para a conduc;ao das operac;oes. Ela e feita 

atraves do usc de tabelas de determinac;ao das necessidades, que possibilitam o 

calculo do material para cada tipo de unidade e operac;ao, formando os "pacotes 

loafsticos" aue sao entreaues aos batalhoes, antes do inicio das ac6es: 
o...,~ J 1 -....,1 ~ I 

b) lntegragao dos modais de transportes: a progressao dos vefculos aereos e 

terrestres exigiu grandes quantidades de combustfvel, aproximadamente 6 milh6es 

de litros por dia para tres divis6es, pertencentes a um corpo de exercito, no ataque. 
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Para abastece-los, os meios de transporte (trem, navio e viatura) foram integrados 

com os depositos e pastes de ressuprimento avanc;ados, para criar um sistema 

contfnuo de distribuic;ao de petr61eo; 

c) Continuidade: o estabelecimento de bases logfsticas pre-posicionadas ao 

Iongo des eixos de progressao das unidades de combate, fornecendo combustfvel, 

agua, alimento e munic;oes foi fundamental para manter a continuidade do apoio 

para os VII e XVIII Corpos de Exercito, na ofensiva contra o lraque; 

d) Capacidade de reac;ao e improvisac;ao: em virtude da rapidez das operac;oes, 

as bases logfsticas, que nao foram totalmente estabelecidas, tornaram-se em pastes 

de trocas de reboques e da grande quantidade de suprimentos a ser transportada, 

foram construfdas estradas a retaguarda das forc;as e executadas operac;6es 

marftimas de ressuprimentos; 

e) Informatica: devido a necessidade de possuir urn sistema de suprimento agil, 

foram distribufdos programas de sistemas logfsticos automatizados, com tecnologias 

avanc;adas de controle de estoques, distribuic;ao e gerenciamento de material, com 

capacidade de estimar a demanda para as operac;oes futuras e enviar dados e 

pedidos para os escaloes superiores, inclusive para o interior des EUA (a fim de 

fabricar e enviar o equipamento), reduzindo o espac;o de tempo decorrido entre o 

pedido e o fornecimento; 

f) Unidades multifuncionais: foram empregadas forc;as-tarefas logfsticas 

multifuncionais (transporte, munic;oes, agua, manutenc;ao e suprimento), de valor 

batalhao, organizadas e estruturadas de acordo com as necessidades das forc;as de 

combate a serem apoiadas; 

g) Atividades logfsticas crfticas: foram a manutengao e o balizamento das 

estradas principais de suprimentos, a recuperac;ao e o rapido retorno das viaturas e 

reboques e a realizac;ao de reparos no campo de batalha; 

h) Mobilidade: a rapida progressao das forc;as blindadas demonstrou que OS 

elementos de apoio logfstico devem ser tao m6veis e capazes de sobreviver, isto e, 
prover a sua pr6pria seguran9a, no campo de batalha, quanta as unidades que 

ap6iam. 

i) Transports: essa foi a func;ao logfstica onde ocorreram as maiores dificuldades 

pelas grandes distancias a serem percorridas e quantidades de suprimentos a serem 

transportadas, especialmente combustfvel e munic;ao. A insuficiencia de viaturas 

para transports de equipamento pesado, especialmente para blindados, retardou o 
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deslocamento dessas viaturas dos portos para as zonas de reuniao. A propon;ao de 

uma viatura prancha para cada 3 viaturas blindadas possibilitaria o posicionamento 

das for9as em tempo habil para o infcio das opera96es; 

j) lntegra9ao entre o operacional e o logfstico: os logfsticos participaram da 

elabora~o do conceito da opera9ao e de seu desenvolvimento. lsto possibilitou uma 

excelente coOidena<_;ao entre as unidades apoiadas e de apoio, como no pre

posicionamento de instala<_;6es logfsticas ao Iongo dos eixos de progressao e na 

participa<_;ao no plano de dissimula9ao, quando as bases logisticas a oeste s6 foram 

estabelecidas, ap6s o infcio dos ataques aereos; 

k) "For9a Bruta": o apoio logfstico abrange, tambem, o conceito de "for9a bruta", 

isto e, a instala9ao deve possuir um nfvel de material estacada suficiente para 

atender as necessidades previstas de suprimentos para as unidades de combate no 

mesmo ritmo em que eles sao consumidos; 

I) Comando unico: foi comprovada a validade do conceito de emprego de um 

comando unico para conduzir o apoio logfstico no teatro de opera96es. Na Guerra 

do Golfo, a dire<_;ao geral coube ao 22° Comando Logfstico, que incorporava as 

seguintes comandos: de transporte, de pessoal, de polfcia do exercito tendo a seu 

cargo prisioneiros de guerra, de suprimento de combustfvel, de administra9ao de 

material de guerra, de controle do movimento, de contrata<_;ao do apoio da Arabia 

Saudita e de grupos de apoio de area. Nesse conflito, o comando logfstico foi 

centralizado, para uma perfeita coordena~o das a96es, mas a execu9ao do apoio 

foi descentralizada, devido a amplitude e a movimenta9a0 do teatro de opera96es; 

m) Manuten9ao: os motores, sistemas de rotores para helic6pteros, lagartas para 

blindados e outros materials pesados se desgastaram muito rapidamente no deserto, 

gerando um grande consume de pe9as de reposigao e um esfor9o maier de 

repara9ao do material no local, a fim de disponibiliza-lo no mais curta espa9o de 

tempo possfvel; 

n) Saude: foram desdobrados hospitais cirurgicos m6veis e hospitais de 

campanha na area de apoio logfstico das divis6es, 0 mais a frente possfvel, dotados 

de grande mobilidade e com capacidade cirurgica suficiente para reanima9ao e 

estabiliza9ao de qualquer tipo de ferido, para posterior evacua9ao; 

o) Contrata<_;ao de meios civis: nos EUA, foram mobilizadas as empresas de 

avia9ao civil para o transporte para a regiao do conflito e empregados das tabricas 

de equipamentos de alta tecnologia agregada, que se encarregaram da manuten<;ao 
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e revisao desse material na area de operac;oes. Na Arabia Saudita, uma sec;ao de 

contratos elaborou o cadastramento dos fornecedores da regiao, formalizou a 

contratac;ao de empresas locals prestadoras de servic;os e, principalmente, de 

transportes, a fim de compensar a grande deficiencia do Exercito Americana nessa 

func;ao logfstica. 

5.5 CONCLUSAO PARCIAL 

Da analise do esfor~"'o loafstico desenvolvido oara receber as tmoas oriundas dos "'!;' ....., I I 

EUA e da Europa na Arabia Saudita, para sustentar as operac;oes ofensivas contra o 

lraque e para providenciar o retorno do pessoal e material empregado na Guerra do 

Golfo, apresentado nesse capitulo, conclui-se o seguinte: 

a) Sempre que as condic;oes forem favoraveis, as instalac;oes logfsticas devem 

ser pre-posicionadas, ao Iongo dos eixos de progressao, a fim de manter a 

continuidade do apoio; 

b) As unidades logfsticas tinham constituic;ao variavel. Eram multifuncionais 

(manutenc;ao, suprimento, saude, transporte, etc) e dimensionadas de acordo com 

as necessidades do elemento apoiado e a operac;ao a ser executada; 

c) E fundamental para se complementar o sistema logfstico, a mobilizac;ao e a 

contratac;ao de civis, o emprego de recursos locais e a cooperac;ao com os governos 

dos pafses aliados; 

d) lncluir no planejamento logfstico estrategico o retorno e a desmobilizac;ao das 

tropas, a reconstrw;ao da infra-estrutura, o apoio a populac;ao civil, aos prisioneiros 

de guerra e aos campos de refugiados do teatro de operac;oes; 

e) E importante a integragao permanente entre o operacionai eo logfstico, a fim 

de que a manobra concebida seja apoiada de forma eficiente e eficaz, precisamente 

de acordo com a intenc;ao do comandante tatico; 

f) 0 comandante operacional nao tem condic;oes de se voltar para a logfstica, 

uma vez que as operac;oes atuais sao contfnuas, rapidas, intensas e com grande 

mobilidade. Assim, se faz necessaria a previsao da demanda para as manobras 

futuras, a fim de que o suprimento seja fornecido com antecedencia, de forma 

automatica (independente de pedido ), atraves de pacotes logfsticos; 

g) Os itens completes devem ser inclufdos nos estoques de suprimentos como 

viaturas, armamento pesado e !eves e outros, para possibilitar a rapida reposic;ao em 

caso de necessidade; 



h) Os sistemas de pedidos, gerenciamento, controle e distribuigao de 

suprimentos tem que ser informatizados, para reduzir o tempo entre a solicitagao e a 

entrega do material; 

i) Na guerra moderna, a demanda de suprimentos de munigao e combustive! e 
grande, principalmente pelo emprego de tropas blindadas e mecanizadas; 

j) As unidades logfsticas devem possuir mobilidade e seguranga suficientes, a fim 

de acompanhar o deslocamento das forgas apoiadas; 

k) 0 apoio logfstico dever ser agil, para nao retardar o avango das unidades 

apoiadas, adotando processes como a reparagao das viaturas e equipamentos no 

local, o suprimento por troca de viaturas e reboques e outros; 

I) Devido ao grande numero de viaturas empregadas, tanto nas atividades 

operacionais como de apoio, e importante o controle e o balizamento do transite, 

para se liberar as estradas; 

m) 0 transports de munig6es, combustiveis e viaturas blindadas foi a fungao 

logfstica que apresentou as maiores dificuldades; e 

n) 0 comando e o planejamento logfstico devem ser centralizados para a 

coordenagao das ag6es e a execugao do apoio deve ser descentralizada para 

agilizar o sistema. 
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CONCLUSAO 
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0 principal objetivo deste trabalho de conclusao de curse foi apresentar a 

concep<;ao do sistema de apoio iogfstico do Exercito Brasiieiro. E preciso ter em 

mente que o alcance das opera<;6es militares abrange opera<;6es em tempo de paz, 

em conflitos e guerras. Dessa forma, os elementos de apoio logfstico precisam 

rapidamente se adaptar a situa<;ao apresentada. Para tanto, a estrutura de paz deve 

permitir sua rapida evolu<_;ao para a situa<;ao de guerra. 

A recente cria<_;ao do Ministerio da Defesa vem obrigando a uma serie de 

transformac;6es na Forc;a Terrestre, com grandes reflexes na concep<;ao do apoio 

logfstico. A nfvel ministerial existem diversas comiss6es trabalhando na elabora<_;ao 

de novas doutrinas de emprego des elementos logfsticos, buscando a integrac;ao 

dos sistemas das tres Forc;as (Marinha, Exercito, For<;a Aerea). 

A For<;a Terrestre, ciente da necessidade de modernizac;ao e de adequa<;ao as 

novas formas de emprego em cenarios cada vez mais incertos, implementou 0 

Programa de Excelencia Gerencial, definindo objetivos a curta, medic e Iongo prazo. 

Os criterios de excelencia a serem adotados contribuirao no incremento da 

operacionalidade da tropa, permitindo elevar a capacidade de dissuasao e de 

presen<;a tao necessarias no quadro atual. 

0 estudo da logfstica na Guerra do Golfo abriu-se espac;o para pensarmos na 

guerra do futuro, com toda a complexidade dos novas campos de batalha. Assim, 

pode-se inferir que a guerra futura tera as seguintes caracterfsticas: 

- A campanha terrestre sera conduzida ofensivamente, com grande fmpeto, 

buscando a decisao no menor prazo possfvel; 

-As opera<;6es deverao se desenvolver num combate continuado e nao linear, 

com enfase nas manobras desbordantes ou envolventes, visando atuar sabre a 

retaguarda do inimigo para isola-lo, priva-lo de manobrar, retirar-lhe a vontade de 

combater e atingir os objetivos estrategicos previstos; 

- Os combates exigirao rapidez, mobilidade e flexibilidade das for<_;as em conflito, 

para se adaptar as constantes mudan<;as de situa<;ao, pelo emprego maci<;o das 

tropas mecanizadas e blindadas; e 
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- A batalha sera muito mais letal, devido ao grande desenvolvimento dos 

sistemas de armas, capazes de engajar alvos compensadores a grandes distancias 

e com extraordinaria precisao. 

Em consequencia dessa visao de futuro, serao propostos aperfei9oamentos para 

o atual sistema logfstico do Exercito Brasileiro, para que possa cumprir sua missao 

de prever e prover os meios necessaries as opera96es futuras, capacitando-o as 

exigencias da evolu9ao da doutrina e da tecnologia da arte da guerra. 

6.1 LOGiST!CA PARA 0 APOIO AO COMBATE DO FUTURO 

Os principais aspectos para o apoio logfstico ao combate do futuro sao: 

a) Opera96es contfnuas: o comandante operacional nao tera condi96es de se 

voltar para a logfstica, uma vez que as opera96es serao contfnuas, n3pidas, intensas 

e com grande mobilidade. Assim, o fluxo do apoio devera ser da retaguarda para 

frente. Dessa forma, todo o suporte e prestado na unidade apoiada de maneira 

antecipada e automatica, retirando do comandante tatico o pesado trabalho do 

planejamento e execugao da logfstica; 

b) Apoio direto: o apoio direto (m6vel) tem maier eficacia sabre o apoio ao 

conjunto (fixo) por proporcionar um suporte cerrado, junto ao elemento apoiado, 

continuo e eficiente, executando a repara9ao no local, ao Iongo dos eixos de 

progressao e gerando 0 retorno rapido do material danificado as opera96es; 

c) Mobilidade: a mobilidade e importante para que o apoio logfstico possa prestar 

o apoio cerrado e acompanhar o elemento apoiado, sem retardos. Para tanto, as 

instala96es logfsticas em apoio as brigadas devem desdobrar-se sabre rodas. As 

equipes avan9adas devem possuir meios blindados e mecanizados para o apoio 

direto a esses tipos de unidades de combate; 

d) Rapidez: As fun96es logfsticas de manuten9ao e suprimento devem ser 

executadas com agilidade para recompor o poder de combate da unidade de 

manobra o mais rapido possfvel; 

e) Capacidade de pronta resposta: as unidades logfsticas devem ser flexfveis e 

possuir capacidade de rea9ao e improvisa9ao para atender as necessidades de uma 

for9a organizada par tarefa ou as mudan9as de situa9ao, em curta prazo; 

f) Fluxo: ao inves de estoque de suprimentos e oficinas de manuten9ao 

desdobradas em instala9oes fixas, deve ser priorizado o fluxo, atraves do transporte 



de suorimentos e elementos de manutencao fornecidos diretamente a unidades 
' > 

apoiadas; 

g) Pre-posicionamento: sempre que as condi<;6es de seguran<;a o permitirem, 

destacamentos logfsticos avan<;ados devem ser pre-posicionados ao Iongo dos 

eixos, por onde transitarao as unidades apoiadas, realizando as atividades das 

fun<;6es logfsticas essenciais a manutenc;ao do poder de combate e liberando-as da 

necessidade de regular sua progressao pelas limitac;oes logfsticas; 

h) Previsao: a previsao da demanda para as a<;6es futuras e essencial, a fim de 

que o suprimento seja fornecido com antecedencia, de forma automatica 

(independents de pedido), atraves de pacotes logfsticos. As estimativas sao 

levantadas a partir do tipo da manobra a ser executada, utilizando-se dados 

hist6ricos e Indices de planejamento, determinando-se as necessidades em 

suprimento, manuten<;ao e transporte; 

i) Programas de sistemas logfsticos informatizados: a utiliza<;ao da informatica 

para o controle dos estoques, transports e distribui<;ao do material, com 

possibilidade de estimar as demandas para as opera<;6es futuras e fundamental 

para se reduzir o espa<;o de tempo entre o pedido e o fornecimento; 

j) lntegra<;ao entre o logfstico e o operacional: e importante a integra<;ao 

permanents entre o operacional e o logfstico, a fim de que a manobra concebida 

seja apoiada de forma eficiente e eficaz, precisamente de acordo com a inten<;ao do 

comandante tatico; 

k) Contrata<;ao de meios civis: para complementar o sistema logfstico em suas 

necessidades. Diversos pafses utilizam o emprego do elemento civil e recursos 

locais, em atividades como o transporte, aprovisionamento, seguran<;a, manuten<;ao 

de instalag6es e sistemas sofisticados, etc; 

l) Apoio logfstico integrado: pam permitir o acompanhamento do ciclo de vida do 

material, desde sua incorpora<;ao ate sua descarga, uma vez que o custo da posse 

do equipamento (operac;ao + manutenc;ao) e de duas a tres vezes superior ao da 

aquisic;ao; 

m) Autonomia de gestao: este sistema produz unidades logfsticas 

compromissadas com a obtenc;ao de metas e resultados determinados pelos 

escaloes superiores; e 
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n) Modularidade: o apoio logfstico modular e ajustavel as necessidades do 

elemento apoiado e as mudanc;as de situa<;ao, evitando a sobrecarga ou a fa!ta, 

podendo aumentar repentinamente ou emassar no ponte decisive. 

6.2 NiVE!S DO APOIO LOGiSTiCO 

Os reflexes para os nfveis de apoio logfstico sao: 

a) lntegra<;ao entre as tres Forc;as: A cria<;ao do Ministerio da Defesa (~v1D) e o 

crescenta emprego das tres For<;as em opera<;6es combinadas exige uma 

normatiza<;ao do apoio loglstico para esse tipo de opera<;ao. Torna-se imperative, a 

cria<;ao, em curta prazo, de um Comando Logfstico Combinado, junto ao MD. 

b) Evolu<;ao do Departamento Logfstico: mais alto 6rgao de logfstica na For<;a 

Terrestre, o Departamento pode transformar-se em Comando Logistico, 

aproximando sua estrutura da estrutura operacional, participando, assim, do 

planejamento das opera<;oes desde sua fase embrionaria. Acredita-se que dessa 

forma estariam sendo criadas as condi<;oes para o que denomina-se "antecipac;ao da 

logfstica". 

c} Logfstica Operacional: a fim de racionalizar e simplificar o sistema logfstico do 

EB, adequando-o a realidade brasileira e tornando a estrutura da paz a mais 

proxima possfvel da situac;ao de guerra, visualiza-se a nao ativac;ao da logfstica do 

escalao exercito de campanha, com organizac;ao pesada e onercsa, para sua 

implantac;ao em case de conflito; e 

d) Logfstica Tatica: com a nao ativac;ac da logfstica do exercito de campanha, 

conforme item anterior, as divis6es de exercito serao elos na cadeia do sistema 

logfstico, apoiadas diretamente pelas bases loglsticas avanc;adas ou recuadas da 

zona de administra<;ao e contarao com urn grupamento logfstico. 

6.3 FUNCOES LOGiSTICAS 

a) Manutenc;ao: necessidade da rapida reparac;ao do material, sendo que a 

manutenc;ao sera realizada, prioritariamente, no local, por troca direta de m6dulos ou 

conjuntos, restituindo o poder de combate ao usuario. Exemplos de m6dulos: 

motores, transmissoes, torres de carros de com bate, etc ... Os m6dulos trocados e o 

equipamento que nao puder ser recuperado serao evacuados para os escaloes 

superiores. 
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b) Suprimento: para a rapidez do sistema, as operac;oes de suprimentos serao 

realizadas ocr trocas de viaturas ou reboaues. utilizando orocessos de caraas 
I I t 1 ....., 

paletizadas, conteineres e guinchos para facilitar o manuseamento das caraas. Um 

estoque de itens completes, como viaturas e armamentos, devera ser mantido para 

a reposigao do material que nao puder ser reparado. 

0 fluxo dos suprimentos deve ser da retaguarda para frente com distribuigao na 

unidade apoiada, totalmente a cargo do elemento logfstico, para nao sobrecarregar 

as unidades de combate, que estarao em operac;oes continuadas. 

Devera ser mantido um estoque de suprimento de emergencia, para ser 

aplicado quando do emprego das grandes unidades ou OM da Forc;a de Agao 

Rapida (FAR). 

Cresce de importancia a reativac;ao da industria belica nacional, reduzindo a 

dependencia externa e aumentando o Indica de nacionalizac;ao do nosso material. 

Maior enfase devera ser dada na necessidade de reposigao e manutengao dos 

estoques para se ter capacidade de apoiar o alto consume dos combates futures, 

onde as unidades se movimentarao de forma continuada. 

c) Transporte: A fungao logistica de transportes e muito importante, pais e ela 

que permeia todas as outras. A estrutura de transportes no Exercito Brasileiro e 

deficitaria por possuir apenas as unidades do Estabelecimento Central dos 

Transportes e o Centro de Embarcac;oes do Comando Militar da Amazonia 

(CECMA). Assim, propoe-se que sejam criados Batalhoes de Transporte rodoviario 

(um) para cada Comando Militar de .Area prioritario para o pafs (CMS e CMO, nessa 

ordem1' e nue os batalhoes loafsticos tenham uma comoanhia de transoorte. Para o I _, I I 

CMA, o CECMA pode evoluir para um Batalhao de Transporte, envolvendo os 

modais fluvial e rodoviario, para possibilitar a centralizac;ao e coordenac;ao, dessa 

fungao logfstica na Amazonia. 

0 transporte de pessoal e material nas zonas de interior e administrac;ao pode 

ser terceirizado. Segundo a ideia de "mais fluxo e menos instala<;oes", o sistema de 

transporte deve ser estruturado para movimentar pessoal e material desde a zona do 

interior ate a linha de contato. 

Na Guerra do Golfo, as maiores dificuldades foram os transportes de munigao, 

combustfvel e blindados. 0 Exercito Americana define a proporc;ao de uma viatum 

prancha para tres blindados. 
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0 planejamento do transporte deve envolver todos os modais possfveis: 

rodoviario, ferroviario, aereo, fluvial, marftimo e dutoviario. 

d) Seguranga: na guerra moderna, a seguranga assume uma maior importancia, 

por serem as instalagoes logfsticas um dos principais alvos das operagoes ofensivas 

de desbordamento e envolvimento, da artilharia, da forga aerea e das agoes de 

comandos do inimigo. De acordo com o preceito de "mais fluxo e menos 

instalac;oes", 0 desdobramento de uma area de apoio logfstico, proxima a linha de 

cantata deve ser revisto, devido ao problema da seguranc;a e da manutengao da 

continuidade do apoio para as operagoes de movimento e grande profundidade. 

As unidades logfsticas devem ser tao m6veis e capazes de sobreviver, isto e, 

prover a sua propria seguranga, no campo de batalha, quanta as unidades de 

manobra. Elas serao eficientes na realizagao do apoio e terao condigoes qe 

combater na defesa de suas instalagoes e dos comboios. Estes serao organizados 

como uma patrulha de combate, para cada missao de transporte na zona de 

com bate. 

0 B Log recebera a dotac;ao de uma companhia de seguranc;a, para reforgar 

sua defesa e liberar as companhias logfsticas para o apoio. Para tanto, ela sera 

dotada de viaturas blindadas, mfssil anti-carro e anti-aereo, metralhadoras potentes 

e de uma arma que esta sendo disseminada no mundo: o langa granadas 

automatico de 40 mm. 

e) Escola de Logfstica: As escolas de logfstica deverao proporcionar um 

conhecimento abrangente e integrado das atividades, metodos de administra<_;ao, 

tecnicas, instalac;oes e equipamentos associados ao fluxo de materiais, informac;oes 

da cadeia de suprimento e a integragao com a comunidade logistica das outras 

Forc;as, estatal e civil. Sugere-se a implantagao do curse de gerenciamento da 

logfstica, com os seguintes assuntos: 

- Fases da logfstica (determinagao das necessidades, obtengao do material e 

distribuic;ao as unidades apoiadas); 

- Administra98o da cadeia de suprimentos; 

- Tecnicas de negociagao; 

- Licitac;oes e contratos; 

- Centrale de estoques; 

- Orgamento e custos; 

- Informatica aplicada a logfstica; 



~ Atendimento ao cliente; 

- Vantagem competitiva; 

- Planejamento logfstico; 

- Administragao de materiais; 

- Terceirizagao da logfstica; 

- Logfstica internacional; 

- Transportes e terminais; e 

- Sistemas integrados. 

6.4 ESTRUTURA LOGfSTICA 
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A estruturagao do sistema logfstico para a guerra contemporanea tera os 

seguintes fundamentos: 

- A sua factibilidade, baseada na existencia de meios reais ou passfveis de 

mobi I izagao; 

- A redugao das estruturas ("achatamento"), com reduc;:ao de niveis 

intermediaries entre o estrategico e o tatico, e a uma realidade do mundo moderno 

para a otimizac;:ao dos sistemas logfsticos; 

-A necessidade de rapidez e da iniciativa induz a simplificar as estruturas, uma 

vez que os exemplos hist6ricos demonstram que a mobilizagao tem sido executada 

em curta prazo; 

- Capacidade de apoiar prontamente as necessidades iniciais das operagoes e 

aumentar sua permanencia na agao; 

- Ser flexivel para reagir as mudan<;as de situac;:ao; 

- Racionaliza<;ao a fim de eliminar estruturas desnecessarias, redund2mcia e 

superposi<;ao; 

- A estrutura do apoio logistico existente na paz deve ser similar a da guerra, 

para permitir uma evolugao sem solugao de continuidade para a situagao de conflito; 

- Utilizagao de meios civis mobilizados e emprego de recursos locais 

(terceirizaQao); 

- Os escaloes divisao e inferiores devem ter seus pr6prios meios organicos de 

apoio logistico, sem dependerem dos meios civis, uma vez que e limitado o seu 

emprego na zona de combate; e 

-A concep9ao de "mais fluxo e menos instalagoes" para o apoio logistico. 



De -c-~.-~o - ......., · ' · d UIU vOIII OS pnnclp!OS acima descritos, pmpoe-se as seguintes 

modificagoes e acrescimos na estrutura de apoio logistico do Exercito Brasileiro: 

a) Nfvel de apoio logistico estrategico: As Bases de Apoio Logistico, serao 

organizadas, desde o tempo de paz. Elas serao estruturadas a partir da evolugao de 

OM existentes e criagao de outras, empregando, tambem, meios civis terceirizados 

se necessaries. Sua constituigao basica passa a ser a seguinte para as fungoes 

logfsticas de manutengao, transporte e suprimento: 

- Batalhao de Manutengao, por evolugao do Parque Regional de Manuten98o, 

proporcionando a este mobilidade e capacidade operacionais; 

- Batalhao de Suprimento, ja existente; e 

- Batalhao de Transporte, utilizando a mesma proposta para cada Comando 

Militar de Area, conforme item 6_3 ietra "c". 

Em caso de guerra, essas Bases de Apoio Logfstico devem receber refon;os de 

outras Regioes Militares para possibilitar o desdobramento de uma Base de Apoio 

Logfstico Avangada, a fim de dar maier profundidade e escalonamento ao apoio 
I ,. ,.. 
10QISdCO. 

b) Nivel de apoio logistico operacional: sugere-se a nao ativagao da estrutura 

logistica do escalao exercito de campanha. 

c) Nivel de apoio logfstico tatico: a divisao de exercito sera elo na cadeia do 

sistema logfstico, apoiada diretamente pela base logfstica do nfvel estrategico e 

contara com um grupamento logfstico. A DE possui um batalhao logfstico, existente 

desde 0 tempo de paz, para 0 apoio a sua base divisionarla. 

Para que essa proposta seja viabilizada, e fundamental ampliar a estrutura do 

batalhao logfstico de divisao de exercito, desde o tempo de paz, transformando-o em 

grupamento !ogistico de divisao de exercito, para 0 apoio as brigadas organicas da 

DE, aumentando sua capacidade de estocagem de suprimento de combustive! e 

munic;ao, reforc;ando a companhia logistica de manutengao para um volume de 

seiVit;os maior e ativando a companhia !ogfstica de pessoa!. Novas unidades devem 

As vantagens dessa linha de a<;ao sao a melhor 6\lolu¢ao para a estrutura de 

guerra por ser mais factfvel, permitir ser tsstada em exercfcios de adestramsnto, 

favorecer o apoio cerrado e simplificar o sistema logfstico. 

Para o apoio a brigada temos o batalhao !ogfstico, como sua unidade orgBnica 

de apoio logfstico com a seguinte constituigao, igual ao 8 Log da DE: 
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- Companhia de Comando e Apoio; 

- Companhia Logfstica de Saude (proposta para receber permanentemente um 

Pelotao Cirurgico M6vel); 

- Companhia Logfstica de Suprimento; 

- Companhia Logfstica de Manutengao; 

- Companhia Logfstica de Pessoal (ativada em operagoes); 

- Companhia Logfstica de transports; e 

- Companhia de Seguranga 

6.5 CONCLUSAO FINAL 

A dinamica da condugao da guerra moderna esta mudando e com ela os 

processes do apoio as forgas de combate. 0 ritmo e as dimensoes das agoes nos 

futuros campos de batalha serao sem precedentes. Os avangos tecnol6gicos e as 

doutrinas, que estao dominando as guerras do presente, geram manobras nao 

lineares, contfnuas e simultaneas, que exigem um suporte permanents. Portanto, o 

estudo realizado neste trabalho serve como subsfdio para o aperfeigoamento do 

sistema logfstico do Exercito Brasileiro, a fim de que este tenha a flexibilidade, 

mobilidade e rapidez necessarias para sustentar as forgas nestes tipos de 

operagoes. 

0 Sistema Logfstico do Exercito Brasileiro vem demonstrando sua eficacia ao 

Iongo dos tempos. Entretanto, novos conceitos tem que serem incorporados na 

busca do aperfeigoamento permanents e de maior confianga junto a sociedade que 

representa. 

JORGE EDUARDO DE AZMBUJA BARCELLOS 
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