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RESUMO 

Aborda os armamentos policiais militares: tipos mais adequados e emprego 
tatico. Como objetivo geral identifica os tipos mais adequados de armamentos 
destinados ao uso dos Policiais Militares em servic;o e identifica o armamento 
quanta ao seu emprego tatico na atividade de policiamento diario aiE~m das 
necessidades dos policiais com relac;ao a eficiencia e eficacia do armamento 
utilizado; Para a obtenc;ao desses resultados, foram desenvolvidas pesquisas 
bibliograficas sabre as questoes que envolvem os armamentos em utilizac;ao 
por policiais, bern como no tocante aos estudos sabre o fenomeno do "stopping 
power". Com base nessas informac;oes, foi elaborada uma entrevista com 
alguns Oficiais da PMPR e PMSP, lnstrutores de Armas de Fogo, voltada a 
informac;oes sabre os atuais armamentos em uso na Corporac;ao e o seu 
emprego tatico, sabre a posic;ao pessoal de cada Oficial sabre o tema deste 
projeto, bern como na apresentac;ao de novas sugestoes. Da analise dos dados 
colhidos, fica evidenciada a importancia na escolha de armamentos que 
possam satisfazer as principais necessidades do policial, para a realizac;ao de 
sua atividade de seguranc;a publica armas eficientes e eficazes para a protec;ao 
do proprio policial e por consequencia daqueles a quem sua atividade esta 
destinada. Com base no estudo dos diferentes tipos de munic;oes, analisa a 
escolha do armamento mais eficaz para a atividade policial. A busca por armas 
que sejam consideradas menos letais, visa a incapacitac;ao do infrator sem 
contudo elimina-lo, bern como busca a modernizac;ao de equipamentos que 
possam garantir o desempenho da seguranc;a publica. 

Palavras-chaves: Armamento. policial. lncapacitac;ao. balistica terminal. 
Armas de porte. Armas portateis. 
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1 INTRODUCAO 

Ao se elaborar e estruturar urn trabalho, seja ele de que natureza for, geram

se sempre preocupac;oes no que se refere aos resultados finais que este almeja. 

Todo o esforc;o que e de alguma forma canalizada na realizac;ao deste, nao 

foge a regra e objetiva, desta forma, a reuniao de informac;oes, algumas poucas 

informac;oes que possa dar aos nossos profissionais de Policia Militar fundamentos 

essenciais para sua vida. 

A sociedade, com toda a gama de problemas, caminha tao rapida quanto o 

pensamento, e necessario se faz que os organismos do Estado aprimorem-se 

constantemente. 

Parecem muito 6bvios os motivos pelos quais urn policial, seja ele de 

qualquer forc;a, porta uma arma de fogo. Estas armas de fogo se tornam 

equipamentos capazes de proteger a vida de maneira muito eficaz, principalmente 

se estiverem em maos bern treinadas. 

Ainda nao foram desenvolvidas tecnicas e outros equipamentos que possam 

faze-lo, talvez, no futuro, com as pesquisas na area de equipamentos nao letais ou, 

como preferem alguns criticos, menos letais, que permitam abolir de vez o uso das 

armas de fogo. Mas hoje, ainda nao se pode dispensar a sua utilizac;ao nas 

atividades policiais militares. 

Por urn mesmo angulo, os efeitos que sao causados pelos projeteis de arma 

de fogo em alvos humanos, as reac;oes que os oponentes apresentam quando sao 

atingidos pelos disparos efetuados pelo policial, tambem podem parecer 6bvios. Nao 

obstante, poucos policiais sao capazes de descrever estes efeitos, no passado, os 

conhecimentos a respeito do tema eram de certa forma bastante restritos. 

0 trabalho policial, por suas pr6prias obrigac;oes, coloca o policial "linha de 

frente" em uma serie de situac;oes arriscadas e seu unico seguro de vida nessas 

ocasioes e seu armamento e sua capacidade em emprega-lo de forma correta. 

Depois de formulado o problema e enumerados os objetivos propostos, bern 

como a justificativa do trabalho, sao delineados aspectos quanto as particularidades 

do problema da incapacitac;ao imediata e dos principais armamentos em uso na 

Corporac;ao. 
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2 FORMULACAO DO PROBLEMA 

Se utilizar uma arma de fogo parece algo violento, o estudo das lesoes que 

elas causam, para alguns, parece mais estranho e m6rbido ainda. Por que o 

interesse por esta area de estudo? E por que o policial deve ter urn born 

conhecimento dos efeitos lesivos das armas de fogo? 

Primeiro, por ser uma area do conhecimento humano que envolve diversas 

disciplinas, mais especificamente areas da fisica e da biologia. 

Depois, a atividade de policia deve ser desempenhada por pessoas com 

conhecimento completo do potencial lesivo que levam consigo, como representantes 

do monop61io da "violemcia" exercida pelo Estado. 

Os efeitos lesivos de projeteis de arma de fogo e o fenomeno da 

incapacitac;ao imediata tern sido alvo de estudos por varios especialistas em todo o 

mundo, ja ha varios anos. 

Poucos autores apresentam nestes estudos informac;oes que possam ser 

uteis as policias, para a tomada de decisoes corretas ao estabelecerem criterios 

rigorosos de escolha de armas e munigoes realmente efetivas para a atividade 

policial. 

0 revolver como os de calibre. 38 eo .357, mais comumente utilizados pela 

policia militar e a pistola, como a Taurus PT 24n e a pistola Taurus PT100 calibres 

.40, sao armas de porte, para uso diario e possuem suas limitac;oes. 

A arma de coldre e a arma primaria do policial militar, a arma que ele deve 

ter disponivel sempre que precisar. Seu prop6sito e aplicar a forc;a letal para 

proteger a vida, nao s6 do policial militar, mas tambem a de outros. 

0 escopo deste trabalho e analisar as diversas teorias atualmente defendidas 

de forma quase religiosa por seus criadores e, ao final, identificar os criterios que 

devem ser levados em conta na hora de escolher urn determinado conjunto 

arma/munic;ao para uso e emprego tatico pelo policial militar. 

ldentificar e compreender as diferentes pesquisas e seus resultados, de forma 

a tomar decisoes acertadas em confrontos armadas, e o tao desejado fenomeno da 

incapacitac;ao imediata do oponente. 

ldentificar, no conjunto de informac;oes obtidas no bojo deste trabalho, os 

tipos de armamentos que mais se adequarao ao emprego na atividade policial 

militar. 
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3 OBJETIVOS 

0 presente trabalho tern como objetivo geral identificar os tipos mais 

adequados de armamentos destinados ao uso dos Policiais Militares em servi9o; 

Como objetivos especificos: 

a. ldentificar o armamento quanto ao seu emprego tatico na atividade de 

policiamento diario; 

b. ldentificar quais as necessidades dos policiais com rela9ao a efici€mcia e 

eficacia do armamento utilizado; 

c. ldentificar os efeitos lesivos de projeteis de arma de fogo e o fenomeno da 

incapacita9ao imediata; 

d. ldentificar quais sao os melhores tipos de muni96es a serem utilizadas na 

PMPR, visando atingir melhoramento na capacidade de "stopping power" das 

armas utilizadas na Corpora9ao; 
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4 JUSTIFICATIVA 

0 que se espera, acima de tudo, pelos estudos e pesquisas, e oferecer aos 

policiais militares, que estao na linha de frente, armamentos que possam satisfazer 

aos aspectos de seguranc;a pessoal, de forma mais eficiente e eficaz. 

Buscar entre os diversos tipos de armamentos, aqueles que melhor se 

adaptem as atividades policiais militares, quer seja no simples patrulhamento, quer 

nas mais complexas atividades de policiamento especializado e, desta forma, 

identificar as armas mais adequadas que completarao o conjunto destas atividades. 

ldentificar ainda dentre os diversos modelos de armas de porte, e portateis 

aquelas que por suas caracteristicas melhor se adaptem para utilizac;ao na PMPR, 

por meio de estudos comparativos dos modelos existentes no mercado. 

Nesse contexto esta a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do 

policial militar que esta na linha de frente no confronto direto com os criminosos. 

A verdade e que o policial militar, profissional que tern a arma como seu 

instrumento de trabalho, seja revolver, pistola, ou outro armamento, foi formado 

como profissional de seguranc;a publica e, muitas vezes, de forma precaria, em seu 

periodo de formac;ao tern uma unica oportunidade de receber instruc;oes com estas 

arm as. 

Para agravar tal situac;ao, depois de formado, em razao das atividades que 

sao desempenhadas, nao vern mais a ter contato com instruc;oes referentes a 

tecnica ou tatica de tiro policial com a freqOencia desejada. 

Os motivos vao desde a falta de recursos a ausencia de urn programa de 

instruc;ao adequado e factivel, que vise habilitar o policial militar a fazer uso do 

armamento de forma responsavel, eficiente e eficaz, na sua defesa propria ou na 

defesa dos cidadaos. 

A incapacitac;ao imediata e a meta do policial, e esta e tambem a razao 

subjacente para se empregar medidas decisivas relativas a armas, munic;oes, 

calibres, bern como o treinamento do policial militar. 

Para que esse processo ocorra, observar-se-a, que, em se tratando de armas 

curtas, e muito dificil obter-se como resultado a incapacitac;ao imediata do agressor, 

por motivos diversos, fenomeno este, facilmente produzido com o uso de urn fuzil, 

por exemplo. 
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Justifica-se ainda o investimento didatico na forma9ao de especialistas 

policiais militares na avalia9ao e escolha de armamentos mais adequados a 
utiliza9ao na policia militar. 
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5 LITERA TURA PERTINENTE 

Existe uma tendencia irreversivel em todo o Brasil no que se refere a adogao, 

em carater definitivo pelas policias militares, ao uso de pistolas em relagao ao 

revolver, dado ao seu grande poder de fogo. 

Verifica-se ainda que muitos policiais militares confiam mais no revolver em 

razao de considerarem o seu manuseio muito mais simples que o proprio manuseio 

da pistola, outros dizem ainda que nao tiveram a oportunidade de contato com esta 

arm a. 

Ha outros que afirmam, apos usarem a pistola, que a sua adaptagao e 

confianga em relagao ao armamento foi tao grande, que nao a trocam mais pelo uso 

do revolver. 

Com referencia a pistola, o seu funcionamento e manuseio sendo mais 

complexo que o revolver, exigira muita dedicagao no ensino e aprendizado de sua 

utilizagao, para que, aproveitando ao maximo seu grande potencial, possa ser 

empregada corretamente na atividade-fim. 

De manuseio dificil e, complexa em seu mecanismo, reconhecidamente a 

pistola e uma arma eficiente e imprescindivel para a atividade profissional, mas, em 

razao destes fatores, e vista com certo receio entre a grande maioria dos policiais 

militares. 

Atualmente, a policia militar do Parana, utiliza em quase 100% do seu efetivo, 

a Pistola Taurus modelo PT 24/7. Conforme a mais importante publicagao da 

Associagao Nacional do Rifle (NRA) a American Rifleman, a pistola PT 24/7 recebeu 

o premia "Golden Bullseye Award" de "Handgun of the Year'' (Arma do Ano) nos 

Estados Unidos. Esta distingao e concedida anualmente. 

Segundo a publicagao a "Pistola Taurus modelo PT 24/7 foi projetado 

especialmente para satisfazer as exigencias da policia e agentes de seguranga, o 

modelo, que tern design avangado, recebeu elogios do editor da revista, Mark 

Keefe". 

Segundo ele, a PT 24/7 "e uma arma de alta tecnologia e esta pronta quando 

voce [o atirador] esta". Sabre os vencedores da premiagao, o diretor executive das 

publicagoes da NRA, Joe Graham, afirmou que sao "produtos extraordinarios em 

termos de inovagao, confiabilidade e seguranga". Graham nao deixou de ressaltar 

tambem que o evento de 2005 marca o terceiro ano em que a Associagao promove 



15 

o reconhecimento de exemplos de destaque na excelencia da fabrica<;ao de armas 

de fogo e equipamentos afins. 

Observa-se par outro lado que a maioria dos cidadaos de bern espera que o 

policial militar empregue qualquer de suas armas de forma a nao causar danos a 

pessoas inocentes, mesmo nos embates que eventualmente ocorram na repressao 

a delinqOentes armadas. 

Desde que devidamente revestido de legalidade, necessidade e 

proporcionalidade na a<;ao, o poder de policia garante ao policial a faculdade ao usa 

da for<;a fisica. 

Ainda do ponto de avalia<;ao do emprego de armas mais adequadas ao usa 

policial, esta o usa de armas nao letais, ou menos letais, como preferem alguns 

auto res. 

0 Coronel da reserva do exercito dos EUA, John B. Alexander, escreveu duas 

importantes obras do ponto de vista tecnol6gico, sabre uma gama de armas nao

letais, com emprego em opera<;oes de for<;a de paz e em a<;oes policiais. 

ALEXANDER (2003) afirma que: 

Estas armas ja sao usadas par 6rgaos policiais de vanos pafses, 
principalmente em situac;:oes envolvendo: suspeitos armadas; controle de 
manifestac;:oes; rebelioes prisionais; suspeitos entrincheirados; prisoes de 
alto risco; libertac;:ao de refems, combate as drogas, e tambem "suicfdio-via
policial", quando o suspeito deseja morrer, mas quer que isso acontec;:a 
pelas maos do policial. Existem varias opc;:oes em conceitos e aplicac;:oes 
tecnol6gicas em armas nao-letais: 0 Laser atordoante utiliza luzes 
brilhantes que ofuscam a visao temporariamente na direc;:ao geral do laser 
iluminado. A aplicac;:ao original visa perturbar e desorientar suspeitos a 
cerca de 17 metros. 0 equipamento ainda esta restrito ao usa militar. 0 
Feixe de Energia Direcionada atua par ondas que causam dar no suspeito. 
0 usa e muito polemico devido ao feixe de radiofreqoencia causar o 
aquecimento da area em exposic;:ao. A Arma EletrOnica de Atordoamento 
(T ASER) projetada em 1960 e empregada pelo Departamento de Poll cia de 
Los Angeles desde 1980 incapacita pelo descontrole eletro muscular par 
meio de lanc;:amento de dardos conectados a fiac;:ao da arma de ar 
comprimido. Esta arma e utilizada em varios departamentos de polfcia. Um 
microchip registra todas as ocasioes em que a arma e testada ou disparada, 
evitando, assim, o usa criminoso. Os Lanc;:adores de Bean Bag (saco de 
feijao) utilizam armas como calibre 12, dispara pequenos pacotes de malha 
com carga de projec;:ao dentro. Possui baixa energia cinetica que tende a 
causar ferimento nao-letal. 
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Sobre o fenomeno da incapacitac;ao imediata, os estudos atuais referentes 

aos efeitos dos projeteis de arma de fogo em alvo humano fazem com que se possa 

compreender qual o objetivo final do uso de armas de fogo pela pollcia. 

lsso tambem permitira a selec;ao e o uso mais criterioso do armamento leta I ( e 

mesmo das futuras tecnologias menos letais) que faz parte do arsenal das policias 

para o desenvolvimento de suas atividades. 

Portanto, para atingir-se tal objetivo, torna-se absolutamente necessaria que 

os policiais, na perspectiva de uso de qualquer arma de fogo, meditem nas 

seguintes questoes: QUANDO? COMO? ONDE? 

QUANDO- e realmente o memento exato de usar a arma? 
COMO- de que forma devo atirar; qual a tecnica mais adequada face as 
circunstancias? 
ONDE - quais os alvos que devo ou posse atingir face ao cenario existente? 

Oeste modo, o importante e muito treinamento e treinamento focado na 

realidade das ruas e adequado a todo e qualquer ambiente urbana. 

Nao adianta somente participar de palestras, mas, sim, de intensas jornadas 

de treinamentos praticos, pois a resposta da policia em condic;oes normais e coisa 

relativamente facil. 

Quando os policiais encontram-se na zona do conflito e atuando sob 

condic;oes adversas, em que sao exigidas decisoes rapidas e eficazes, estas s6 

poderao ser oferecidas, se os profissionais de policia possufrem elevado grau de 

treinamento a nfvel tecnico, tatico e psicol6gico. 

Torna-se relevante ainda o exame do tipo de munic;ao mais adequada para o 

eventual emprego nas areas urbanas e, principalmente, nos logradouros 

densamente povoados. Haveremos de considerar os varios dados tecnicos acerca 

dos calibres das armas cogitadas como, por exemplo: velocidade, alcance, tipo e 

gravidade da lesao provocada em tecidos semelhantes ao corpo humano, maior ou 

menor poder de parada, etc. 

0 assunto e ainda mais complexo pela carencia de pesquisa confiavel e pela 

riqueza de opinioes desinformadas sobre tal fenomeno, comumente chamado de 

"stopping power". 
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Shawn Dodson, escritor norte-americana, em seu artigo cita que "existem 

fatores principais que influenciam a rea<;ao de urn oponente atingido por urn disparo 

de arma de fogo: (a) seu estado mental; (b) fatores que afetem o desempenho 

terminal de urn projetil no alvo primario, como a penetra<;ao, a expansao e a 

transferencia de energia, e (c) o trauma fisiol6gico produzido pelo rompimento de 

tecidos pelo projetil." 

A opiniao de Dodson, endossada por diversos autores, e fruto de pesquisas 

recentes na area de balistica terminal, porem, algum destes componentes sao 

simplesmente ignorados por outros autores, que valorizam fatores nem sempre 

possiveis de serem comprovados de maneira clara pela ciencia. 

Como no Brasil nao ha nenhum estudo serio, nao necessariamente cientifico, 

sabre o poder de parada de armas e muni<;oes, esta pesquisa foi baseada, quase 

que totalmente, nos poucos dados oriundos de pesquisas norte-americanas sabre o 

fenomeno do "stopping power". 

0 que pode ser afirmado com absoluta certeza e que o alvo humano e algo 

extremamente complexo. 

Este pode nao responder da forma desejada ao impacto de projeteis de arma 

de fogo, continuando a oferecer risco a vida do policial, mesmo depois de atingido 

varias vezes em zonas letais de seu corpo, ou, por outro lado, cessar a agressao 

imediatamente ap6s receber o impacto de projeteis ou mesmo de fragmentos em 

areas menos importantes, simplesmente devido a fatores psicol6gicos como a 

predisposi<;ao para morrer. 

0 termo "poder de parada" ("stopping power") deve ser utilizado de forma 

cautelosa. 
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Wolberg e citado nos trabalhos de Marshall e Sanow de maneira que tornam 

sem credito algum todos os dados expostos no referido livro: 

E lamentavel que os autores nao tenham despendido o tempo necessaria 
para pesquisar adequadamente e documentar o material exposto no livro, e 
que os editores nao tenham exigido a corregao dos enganos visiveis ao 
Iongo do livro. Como resultado, o texto tem muitos erros, inconsistemcias, e 
um descuido muito grande com a verdade cientffica para que possa ser 
recomendado como referencia no estudo de lesoes por arma de fogo. 0 
leitor e convidado a acreditar, apenas por sua propria convicgao, em um 
banco de dados 'de campo' derivado de fontes 'secretas' nao publicadas. 
Nenhuma pessoa de pensamento clara deveria se prender a uma tolice 
como esta, mas alguns individuos sem base na ciencia ou aqueles muito 
indolentes ou ocupados para tirarem suas pr6prias conclusoes poderao ser 
enganados. Este livro e uma piada ruim, uma piada que pode matar policiais 
desavisados. (ROBERTS e WOLBERG, op. Cit.) 

0 uso de arma de fogo e uma medida extrema, evidenciado ainda mais pelas 

regras de comportamento que devem ser observadas pelos encarregados pela 

aplicac;ao da lei antes do uso pratico. Em razao disto, com base nas discussoes 

sabre o assunto, o que se busca e urn denominador comum na aplicac;ao de 

munic;oes que sejam eficientes na incapacitac;ao imediata do oponente. lsto vai 

definir o tipo adequado do armamento a ser utilizado, bern como o seu emprego 

tatico por meio de uma melhor capacitac;ao do policial militar. 

5.1 ASPECTOS DA MISSAO POLICIAL 

Ao observar a atividade policial, passa-se a ve-la com aspectos de protec;ao 

total ao cidadao de bern, a missao policial reflete-se totalmente em uma soluc;ao, nas 

operac;oes e ocorrencias de quaisquer niveis, seja ela das vitimas, terceiros, do 

policial e ate mesmo do proprio agente causador da ocorrencia. 

As soluc;oes dadas pela policia militar as crises devem estar no parametro da 

maxima correc;ao, pautadas de forma que tudo se resolva bern, uma vez que o 

contexte social e cada vez mais intolerante a erros, principalmente tratando-se de 

orgaos ligados a seguranc;a do cidadao. Deve ter em mente que o erro gera urn 

prejuizo muito grande tanto para a instituic;ao quanto a propria omissao na soluc;ao 

de problemas. 
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A filosofia a se internalizar a todo efetivo, e aquela de que o policial, 

uma vez como agente responsavel pela seguranc;a da sociedade e representante da 

lei esta ali apenas para limitar a ac;ao do agente infrator. Sua ac;ao deve ser a de 

impedir este de prosseguir em suas ac;oes, quer seja em ocorremcias mais simples 

ou em situac;oes que fiquem caracterizadas como sendo a melhor opc;ao a utilizac;ao 

de armas ou meios de baixa letalidade como forma de graduar a forc;a visando a 
soluc;ao de urn conflito. 

Tomadas estas medidas o policial age, prendendo-o e encaminhando a 

autoridade responsavel, a lei e aplicada e nao para elimina-lo, par meio do usa 

proporcional da forc;a, ou seja, no minima necessaria, para a limitac;ao de ac;oes 

ilegais ou perigosas causadas por agentes infratores contra pessoas inocentes ou 

vitimas. 

0 combate acaba par ser sem destruic;ao ou ainda sem causar maiores danos 

ou reflexes indesejaveis. 0 perigo e minimizado evitando-se acidentes, pela 

diminuic;ao de riscos, nas soluc;oes das ocorn§ncias, para as vitimas, terceiros, 

policiais e ate mesmo aos infratores. 

5.1.1 ARMAS E MUNICOES DE BAIXA LETALIDADE 

As armas e munic;oes consideradas de baixa letalidade nao sao restritas a 

operac;oes militares de guerra ou taticas operacionais que cumprem uma estrategia 

militar. Estas podem ser usadas na manutenc;ao da ordem publica, missoes 

humanitarias em que a missao especifica seja a de policia, e ainda ser usadas em 

urn espectro mais largo de operac;oes militares ou policiais, aumentando a 

efetividade e eficiencia destas operac;oes. 

Os dispositivos existentes e criados para incapacitar pessoas ou materiais, 

agem visando minimizar as fatalidades e danos permanentes e efeitos reversiveis. 

Quando o agente manipulador opta par usar esses meios na soluc;ao de 

crises, deve ter a intenc;ao unica de parar ou limitar o infrator nas suas ac;oes, e nao 

a intenc;ao de matar, se nao for realmente necessaria. 
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Podem ainda, ser usadas juntamente com o arsenal tradicional, nao limitando 

o uso dos meios necessaries disponiveis. Apesar do risco que surge de o oponente 

identificar o uso de uma arma nao leta!, em uma situagao de uso real do armamento 

nao letal, muito embora nao substitua o uso da arma fetal, se necessaria, seu uso 

aumenta o leque de opgoes do policial. 

Estes materiais sao desenvolvidos de forma que o policial que as utilizam 

consiga parar ou limitar seu alva, sem causar danos permanentes ou morte. A 

filosofia do emprego desses meios e diminuir a possibilidade ou a probabilidade de 

efeitos danosos letais ao alva ou ate mesmo a terceiros nao participantes da agao. 

Sao desenvolvidos de modo que se causarem algum dana seja totalmente 

reversivel. 

E necessaria que o agente manipulador tenha sempre em mente todas as 

tecnicas necessarias, de forma que ao escolher pela opgao de emprego de armas e 

munigoes de baixa letalidade, possa utiliza-los dentro das regras de seguranga e 

tecnicas fundamentais para o seu emprego. 

Segundo o General R. STEELE, da "Joint Concept for Non

Lethal Weapons": 

Armas nao letais devem tambem respeitar o criteria de aceitabilidade social. 
Assim como a decisao de base para empregar a forca militar na defesa dos 
interesses nacionais e geralmente uma questao de interesse publico 
intense, da maneira em que essa forca e exercida esta sujeita ao mesmo 
controle. Tal como acontece com todas as armas que usamos, os efeitos 
das armas nao letais deve ser de natureza tal como se encontra geralmente 
aceitavel para a nossa sociedade. Em muitos casos, as mesmas 
consideracoes se estenderao a toda a comunidade internacional e, talvez, a 
comunidade de destine tambem. Mesmo que eles sejam projetados para 
minimizar acidentes e lesoes graves, algumas armas nao-letais ou os seus 
efeitos podem por motives religiosos ou culturais provar ser tao ofensiva aos 
aliados ou neutros, importante que seu uso seria contraproducente. 

0 General R. STEELE, da "Joint Concept for Non-Lethal Weapons" diz ainda 

que "estas devam ser divididas em duas categorias aplicaveis a nossa realidade, 

sendo a primeira delas a Antipessoal que consiste em: controle de disturbios civis, 

incapacitagao de pessoas, restrigao de acesso de area a pessoas, retirada de 

pessoas de instalagoes;" 



21 

Controle de distUrbios civis: que consiste nos meios para influenciar o 

comportamento de uma multidao potencialmente hostil, como tambem na 

capacidade de controlar uma turba. Dais cem3rios amplamente encontrados em 

nosso pais. 

lncapacitac;ao de pessoas: esta capacidade funcional provera urn meio de 

capturar individuos especificos, como oponentes escondidos em uma multidao, sem 

atingir os individuos pr6ximos a este. A incapacitac;ao e alcanc;ada quando a arma 

efetua disparo que resulte em qualquer inabilidade fisica (real ou mesmo apenas 

percebida), ou diminuic;ao na vontade de agir do oponente. Os efeitos devem ser 

reversiveis, conforme os principios ja referidos. Eles podem ser dirigidos a urn grupo 

ou mesmo a individuos. Esta capacidade tambem e a base do emprego de 

munic;oes de baixa letalidade pelas policias, em situac;oes em que seja necessaria a 

incapacitac;ao imediata de pessoa que esteja, com seu procedimento, oferecendo 

riscos a vida. Ex. tentativa de suicidio, carcere privado etc. 

Restric;ao de acesso de area a pessoas: esta capacidade pode incluir 

barreiras fisicas ou sistemas que causam desconforto para pessoas que entram em 

area negada. Pode prover alternativas para minas terrestres antipessoal ou na 

seguranc;a interna de presidios, cadeias para agentes ou policiais, evitando 

possiveis fugas, agitac;oes ou principia de rebelioes. Minimizando os riscos para 

esses profissionais quando na ac;ao e controle. 

Retirada de pessoas de instalac;oes: esta capacidade funcional facilitara 

operac;oes militares/policiais em terreno urbana reduzindo os riscos de vitimas nao 

combatentes e de dana colateral. E o caso de desalojar oponentes homiziados 

valendo-se, por exemplo, do emprego de gas lacrimogemeo, e nao de uma granada 

ou de explosives. 

E a segunda categoria e a Antimaterial que consiste em: restric;ao de acesso 

de veiculos a determinadas areas e incapacitac;ao de veiculos e instalac;oes 

Restric;ao de acesso de veiculos a determinadas areas: esta capacidade sera 

usada principalmente para negar acesso a veiculos em determinadas areas. Podem 

incluir barreiras fisicas, sistemas que reduzem a trafegabilidade do terreno, ou 

sistemas que fazem os veiculos temporariamente inoperaveis dentro de sua zona de 

influencia. 
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lncapacitac;ao de veiculos e instalagoes: esta capacidade funcional cobre urn 

largo espectro de tecnologias, inclusive sistemas que alteram as propriedades de urn 

combustive!, a viscosidade de urn lubrificante, a habilidade de veiculos para ganhar 

trac;ao, etc. Outras tecnologias podem atacar borracha, pneus, etc. Alguns 

dispositivos nao letais podem agir como adesivos outros podem oferecer a 

possibilidade de queimar sistemas eletricos, fundir o metal. 

A flexibilidade tatica, assim, desta forma, consegue assegurar que as 

preocupagoes para o cumprimento da missao publica e a reac;ao da midia, a 

protec;ao da forc;a e a seguranc;a de todos permanec;am em equilibria. 

5.1.2 JUSTIFICATIVA PARA 0 USO DE MEIOS DE BAIXA LETALIDADE 

lnicialmente percebe-se que existe urn diferencial entre a motivac;ao do 

infrator de causar danos "versus" a responsabilidade do policial; e muito importante 

lembrar que a motivac;ao do delinqUente e completamente diferente da do policial. 

Nao causar danos e uma preocupac;ao quase inexistente para o infrator da lei, por 

outro lado o policial deve agir sempre de modo cauteloso e proporcional diante da 

situac;ao. 

Nesta situac;ao, os fatores que os motivam serao sempre pautados por 

diferentes ac;oes, o infrator agira sempre no intuito de concretizar a sua vontade em, 

contra a lei, satisfazer a urn interesse de ordem pessoal por urn bern material, ao 

passo que o policial, age sempre no interesse coletivo, atua dentro de tecnicas 

visando o cumprimento da lei. 

As Organizac;oes criminosas por vezes utilizam-se dos danos causados por 

eles pr6prios. Durante uma ac;ao policial, como por exemplo, uma troca de tiros entre 

traficantes em que ha pessoas inocentes atingidas, visam a desmoralizar e colocar 

em duvida o preparo da policia e a sua eficiencia. Estas acusac;oes acabam sempre 

provocando criticas quanta ao uso de armas de fogo por estas instituic;oes. 

A influencia provocada pelos organismos dos direitos humanos, neste 

contexto atual mostra uma preocupagao constante quando diz respeito as 

intervenc;oes policiais em ocorrencias que geram algum prejuizo. A policia deve se 

adequar a este ambiente, neutralizando essas intervenc;oes e buscando alternativas 

menos letais na soluc;ao de ocorrencias que nao exija forc;a letal imediata. 
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A explora9ao feita pela midia, nessas interven96es, influencia a opiniao da 

popula9ao para uma imagem negativa da policia. As institui96es policiais sao 

sempre alvada midia, principalmente quando urn policial faz usa de for9a letal em 

uma ocorrencia, mesmo que esta ocorra no estrito cumprimento do dever. A 

gradua9ao de for9as pode tornar essa explora9ao positiva para a institui9ao, sendo 

esta op9ao menos letal. 

Em muitos paises ja buscam ha muitos anos a efetiva9ao da concep9ao de 

que a missao policial de limitar a96es e nao eliminar o infrator exceto quando 

legalmente amparado. 0 fato real e que o meio militar ja incorporou essas novas 

tendencias em suas taticas e estrategias. Num futuro muito proximo, nao se admitira 

que esses conceitos caiam no esquecimento pelos organismos policiais na prote9ao 

de nossa sociedade. 

0 policial militar deve agir dentro da lei, pais e urn profissional de seguran9a 

e, assim sendo, seu limitador e a propria lei. 0 fato a observar e que quando o meio 

letal nao se forjar como op9ao de solu9ao para determinada crise o policial devera 

sempre lan9ar mao de meios menos letais. lsso acontecendo, proporcionara uma 

diminui9ao nos riscos em potencial que uma a9ao pode causar trazendo assim mais 

conferta as pessoas e vitimas e conseqOentemente uma melhor imagem da policia. 

Como conseqOencia positiva observa-se que diante da possibilidade de 

graduar a for9a, o policial tornar-se-a mais confiante, menos preocupado quando for 

intervir em ocorrencias, ele podera lan9ar mao de meios menos letais. Desta forma, 

afastara as danos causados pelas acusa9oes ou mesmo dos processes a que tenha 

de responder se a for9a letal foi a (mica op9ao para a solu9ao da crise. 

5.2 0 CALIBRE DE ARMAS E DE MUNI<;OES 

Esta e uma questao bastante polemica e tambem tecnica, quais seriam as 

metodos para se definirem as tipos de armamentos ideais para a consecu9ao do 

trabalho policial. Quais seriam as criterios que devem ser avaliados para se chegar a 

uma conclusao a este nivel. 

Muitas pesquisas ja foram realizadas, estudos e trabalhos tecnicos visando se 

chegar a urn consenso sabre esse assunto. 
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5.2.1 - INTRODU<;AO E ANALISE 

As questoes que envolvem a defini<;ao das armas e muni<;oes melhores 

adequadas ao emprego policial certamente sao diferenciadas para cada situa<;ao e, 

dessa forma, dificultam a especifica<;ao de urn unico conjunto de arma e muni<;ao 

capaz de atender a todas as situa<;oes. No entanto, algumas premissas sao 

extremamente pertinentes a grande maioria das situa<;oes: 

1. Espera-se que em situa<;oes extremas, na qual urn policial tiver a 

necessidade de empregar a sua arma, em sua defesa ou de 

terceiros, ela apresente urn poder de incapacita<;ao eficaz, capaz de 

cessar a amea<;a instantaneamente, sem, contudo, significar, 

necessariamente, a morte do agressor. 

2. Espera-se tambem, na grande maioria das situa<;oes que, uma vez 

que o projetil tenha atingido o seu alvo, nao apresente poder 

perfurante capaz de transfixa-lo e, na sequencia de sua trajet6ria 

par em risco vidas inocentes. 

3. Espera-se, ainda, que essas armas apresentem rapidas retomadas 

de visada pelo atirador, grande capacidade de disparos, facil e 

rapida recarga de muni<;oes, alem de existir para esses calibres 

uma grande variedade de muni<;oes, com caracteristicas 

perfurantes, a serem empregadas em situa<;oes especiais, como, 

por exemplo, penetrar em blocos de motores, parando, dessa 

forma, veiculos. Outro ponto importante e o poder de contundir, 

incapacitando, sem transfixar o alvo. 

As premissas acima podem ser mais bern equacionadas ao serem 

analisadas as caracteristicas fisicas que determinam o comportamento dos projeteis 

de armas de fogo nos diferentes suportes. 
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5.2.2 ACAO DOS PROJETEIS DE ARMAS DE FOGO - ENERGIA CINETICA 

Lesoes por projeteis diferem de outras formas de ferimentos penetrantes 

porque o projetil nao s6 rompe o tecido, como tambem transfere parte ou totalmente 

a sua energia cinetica inerente aos tecidos adjacentes. Nas lesoes por projeteis de 

armas de fogo, o grau e a extensao dos danos sao proporcionais a quantidade de 

energia cinetica dissipada na lesao 1. A lesao aqui pode ser entendida como o dano 

tecidual, que pode nao estar restrito a trilha deixada pela passagem do projetil. 

Porem, devido a compressao e subseqOente estiramento do tecido adjacente, pode 

formar uma cavidade temporaria de ate 30 vezes o diametro do projetil, vindo causar 

lesoes em estruturas que nao se encontravam em seu trajeto. 

A energia cinetica (Ec) de urn projetil especffico e dada pela formula: 

Ec =% m v2
· 
' 

Na quat' me a massa do projetil e v a sua velocidade2
. Aumentos 

relativamente pequenos na velocidade, portanto, resultam em grandes mudan9as na 

energia. Somente a parcela da energia cinetica dissipada pelos tecidos realiza 

trabalho (produz a lesao) e nao toda a energia medida junto da boca do cano. 

Mesmo assim, em termos de poder ofensivo, nao se pode considerar como de 

eficacia idemtica, produtora de mesmo efeito, a energia cinetica dissipada em 

diferentes partes do corpo, como na panturrilha, quando comparada a cavidade 

abdominal. 0 trabalho (W) de urn projetil e, portanto: 

W = Ec.en - Ec.saida; 

1 A simples aplica~ao da fisica permite estabelecer que o trabalho realizado por urn projetil sera a diferen~a da 
energia cinetica que o projetil possuia quando da entrada no suporte e a energia cinetica residual verificada na 
saida. 
2 A equayao de energia cinetica apresentada nao levou em considerayao a parcela devida a 
velocidade angular(w) e ao momento de inercia G) do projetil, o que resultaria na formula Ec 
= 1/2 (m V2 + jW 2). Esta parcela nao foi considerada pela impossibilidade de determina9ao 
pnitica destes valores, entretanto, em termos de potencial ofensivo, o movimento de rota9ao 
do projetil e responsavel, dentre outros efeitos, por parte da perda de tecido. 
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Ec.en e a energia cinetica na lesao de entrada e Ec.saida a 

energia cinetica residual na saida do corpo. Segue-se que os fatores que aumentam 

a transferencia de energia do projetil para os tecidos tendem a aumentar a 

severidade da energia de lesionamento ate o ponto no qual toda a energia do projetil 

e dissipada nos tecidos. 

5.2.3 CAVIDADE PERMANENTE (TRILHA OU SULCO LOCAL) 

A medida que o projetil passa pelos tecidos apresentara urn trajeto de 

dano tecidual, cujo diametro sera proporcional a area de contato do projetil que 0 

atravessa. Esta trilha local, com perda irreversivel dos tecidos, e chamada de 

cavidade permanente. Esse fenomeno esta sempre presente e e aumentado por 

projeteis de calibre maior, bern como por projeteis que expandem e "abrem como 

cogumelo" quando do impacto. Os projeteis expansivos, quando animados com 

velocidade minima que permita sua expansao, apresentam uma maior area de 

contato, logo, e de se esperar uma cavidade permanente maior. 

0 dano localizado (trilha local) pode ser o principal ferimento em les6es por 

projeteis de armas de fogo de baixa velocidade, com destruic;ao minima do tecido 

adjacente. 

5.2.4 PROJETEIS SECUNDARIOS 

Quando em seu trajeto o projetil lesiona estruturas vitais como a aorta, veia 

cava ou qualquer outro vaso calibroso, o potencial ameac;ador desta lesao e 

incontestavel. 

Desta forma, os projeteis que se fragmentam ou que, por caracteristicas de 

projeto, subdividam-se, permitindo a formac;ao de projeteis secundarios e que estes 

adquiram trajet6rias erraticas causando les6es em direc;oes nao necessariamente 

relacionadas a direc;ao do projetil original, indiscutivelmente apresentam urn 

potencial lesivo muito maior pelo aumento da probabilidade de comprometerem 

estruturas vitais. 
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5.2.5 CAVIDADE TEMPORARIA 

Ah§m da cavidade permanente, outro fator a ser considerado e a cavidade 

temporaria. Quando da intera98o do projetil com o tecido pode ocorrer urn maior ou 

menor afastamento dos tecidos em torno do trajeto do projetil. Esta compressao 

momentanea dos tecidos gera uma cavidade temporaria e possibilita a propagac;ao 

de ondas de choque, que podem produzir danos teciduais estendendo-se por varios 

centlmetros lateralmente ao projetil e ao seu trajeto. 

Definida de forma simples, cavidade temporaria e a curva que liga os 

pontos de deslocamento do tecido em torno do trajeto do projetil. Diversos fatores 

influenciam a formac;ao da cavidade temporaria3
: 

Quanta maior a area de contato do projetil com o tecido, maior sera a 
degradac;ao da energia cinetica. Desta forma, urn projetil que apresente urn 
diametro de base (calibre) pequeno, porem, do tipo expansive pode 
apresentar uma maior degradac;ao da energia cinetica que outro de calibre 
maior que nao permita a expansao de sua ponta. Portanto, quanta mais 
energia for transferida maior sera a cavidade temporaria e o potencial 
lesivo. 
Projeteis de menor massa desaceleram de forma mais rapida no tecido, 
logo apresentam uma penetrac;ao menor, o que resulta na formac;ao da 
cavidade temporaria de forma precoce, quando comparado a outro projetil 
de mesmo calibre e tipo, porem de massa maior. Diferentes tipos de 
munic;oes utilizam projeteis de menor massa, conferindo, com isso, uma 
maior velocidade inicial ao projetil para uma mesma pressao gerada pela 
queima do propelente, alem de dissiparem totalmente a energia nos tecidos, 
geralmente nao apresentam lesao de safda. 
0 tamanho da cavidade temporaria e extremamente influenciado pela 
velocidade, uma vez que quanta maior for a velocidade, maior sera a 
energia disponlvel. 
0 formato do projetil e a dureza dos materiais que constituem sua jaqueta e 
seu nucleo sao fatores que levam a diferentes taxas de transferencia de 
energia cinetica, resultando na formac;ao de uma cavidade temporaria 
diferente para cada tipo de projetil. 

5.2.6 EFEITO DE CAVITACAO TEMPORARIA 

Como ja referido, na passagem do projetil com alta velocidade pelos 

tecidos, ondas de choque hidraulicas sao estabelecidas nos tecidos aquosos 

adjacentes. Estas ondas de choque podem ser transmitidas a distancias 

3 Os fatores que in:fluenciam a forma9ao das cavidades temponirias podem ser melhor estudados em 
BRUCHEY Jr, Williamj. e FRANK, Daniel E. Report NIJ/1 10-83, U.S. Department of Justice Washington, DC, 
1983 
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consideraveis no corpo e podem resultar no ferimento de regtoes remotas em 

relac;ao a trilha do projetil. 0 efeito e mais perceptive! em 6rgaos preenchidos por 

Hquidos ear, tais como vesicula, estomago, figado, bac;o e colon, os quais podem se 

romper como resultado de lesoes de projeteis animados com velocidades 

consideraveis, mesmo estes projeteis nao entrando na cavidade abdominal. 

Esta cavitac;ao temporaria desempenha urn importante papel na genese 

do tecido danificado. Este fenomeno torna-se observavel com projeteis com 

velocidades superiores a 300 m/s. Os efeitos tornam-se progressivamente mais 

graves com projeteis com velocidades superiores a 600 m/s, ocorrendo o 

rompimento dramatico dos tecidos com velocidades acima de 1 000 m/s. Apesar da 

cavitac;ao temporaria ser de curtissima durac;ao, o diametro maximo da cavidade 

pode ser de ate 30 vezes o diametro do projetil e, portanto, contribuir 

dramaticamente para a destruic;ao do tecido em lesoes de alta velocidade. 0 efeito e 

mais dramatico e destrutivo em tecidos com grande conteudo de agua e com forc;a 

tencional relativamente baixa, tais como o figado, no qual a cavitac;ao manifesta-se 

mais rapida e extensamente que nos tecidos com forc;a tencional maior. Oesta 

forma, o efeito e menor em tecidos com pequeno conteudo de agua e alta proporc;ao 

de fibras elasticas, tais como pulmao e pele. Depois de alguns milissegundos a 

cavitac;ao entra em colapso retomando ao tamanho da trilha local. Nos casas de 

projeteis animados com alta velocidade (acima de 600m/s) a pressao dentro da 

cavidade cai abaixo da pressao da atmosfera, resultando que materiais externos e 

microorganismos sao sugados para dentro das lesoes, facilitando, assim, 

contaminac;ao imediata do tecido traumatizado. 

A forma da cavidade temporaria, e, assim, o potencial da lesao, e 

determinada pela taxa de transferencia de energia do projetil para os tecidos. Se a 

taxa de transferencia e rapida, a cavidade aumenta rapidamente e a destruic;ao e 

brutal. Se a taxa de transferencia de energia e lenta, o efeito da cavitac;ao e urn cone 

alargando lentamente. 
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5.2.7 FATORES QUE INFLUENCIAM A TAXA DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA 

5.2.7.1 Movimento do Projetil 

Alem da velocidade que projeteis possuem, eles podem apresentar 

movimentos em dais outros pianos, que nada mais e do que a oscila9ao da projetil 

em torno do eixo de voo. Quando este movimento torna-se excessive, o projetil 

amplia seu perfil (area transversal projetada perpendicularmente ao trajeto do 

projetil), levando a aumentar a dissipa9ao da energia cinetica. 

Estas irregularidades do movimento do projetil (precessao e nuta9ao) 

tendem a ser maxima imediatamente ap6s a saida do cano, esta a9ao de giro 

irregular do movimento em parafuso do projetil tende a amortecer depois de 

transcorrido de 50 a 100 m da trajet6ria. 0 projetil e normalmente estavel quando de 

sua trajet6ria no ar, porem pode se tornar menos estavel quando da penetra9ao nos 

tecidos. As lesoes de projeteis que sao desenhados para voar irregularmente tern 

uma taxa de transfer€mcia de energia mais rapida, concomitantemente, maior e a 

cavidade temporaria e, conseqOentemente, a incapacita9ao. 

5.2.7.2 Formato do Projetil 

Projeteis que possuem a superficie da ponta plana ou que sao 

desenhados para expandir quando do impacto apresentam uma maior area de 

superficie para transferemcia de energia aos tecidos, resultando numa maior trilha 

local e tambem maior cavidade temporaria. 

Projeteis com formato e velocidade capazes de apresentar uma 

transferencia rapida de energia levam a expansao rapida dos tecidos, resultando 

numa cavidade temporaria capaz de apresentar danos teciduais em regioes que nao 

se encontram na trajet6ria do projetil. 
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5.2.7.3 Densidade do Tecido 

A transferencia de energia e maior em tecidos densos com alto conteudo 

de agua. Lesoes nos musculos, no figado, no rim e nos ossos sao mais danosas que 

lesoes de tecidos menos densos, tais como o tecido do pulmao ou a gordura dos 

tecidos em geral. 

5.2.8 ESTUDOS PERTINENTES 

Com base nas caracteristicas da ac;ao dos projeteis de armas de fogo, 

principalmente as acima relacionadas, diversos estudos foram efetuados buscando 

definir o poder de deter urn individuo ou incapacita-lo. 

Em 1935, o Major General Hatcher propos que urn indicador do potencial 

de incapacitac;ao de urn projetil pela energia cinetica era proporcional ao momenta 

de impacto multiplicado pela area da se<;ao transversal do projetil, este indice foi 

denominado "Stopping power''. A teoria de Hatcher apresenta como inconveniente 

desconsiderar a regiao atingida considerando tambem toda a energia na boca do 

cano como produtora de efeito, baseando-se apenas na massa, velocidade e calibre 

na analise das condic;oes de impacto. 

De 1960 a 1969, o Exercito Americana teorizou que a incapacitac;ao era 

uma func;ao da energia cinetica depositada em 15 em de tecido simulado (gelatina 

balistica). Seu principal inconveniente e considerar como de eficacia identica a 
energia depositada em qualquer ponto do corpo. 0 Medico legista J. M. Vicent 

DiMaio aplicou a teoria da energia cinetica a eficacia das armas policiais. 

Em 1983, o lnstituto Nacional de Justic;a (NIJ) do Ministerio de Justic;a dos 

Estados Unidos da America (USA), contratou cinco diferentes Laborat6rios de 

Balisticas com vistas a desenvolver pesquisas sabre efeitos incapacitantes das 

armas e munic;oes policiais. 0 resultado deste estudo esta publicado pelo Report 

NIJ/110- 83. 
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Esse estudo considerou: 

a. A habilidade do policial media de disparar com eficacia. 
b. A eficacia relativa de impactos em diversos pontes e com varias 
profundidades de penetragao, num alva humane. 
c. A incapacitagao rapida, como o efeito mais desejavel, 
independentemente da passive! morte. 
d. 0 desempenho dos projeteis num alva reproduzivel. 
e. Um metoda para ampliar o sistema de classificagao as variagoes nas 
cargas dos cartuchos, sem necessidade de um novo programa de testes 
mais ample. 

Esse estudo definiu o fndice Relativo de lncapacita9ao (IIR), como esse 

estudo e a principal obra sabre o tema, as principais conclusoes sao apresentadas 

a baixo: 

5.2.8.1 fNDICE RELATIVO DE INCAPACITA<;AO (IIR) 

As principais caracteristicas na composi9ao do IIR sao: 

a. Velocidade do Projetil 

Na gama de calibres estudados, a caracteristica mais importante de urn 

projetil em movimento, disparado por uma arma policial, a qual influira no seu 

desempenho na substancia do alvo, e a velocidade de impacto. 

Primeiramente, o tamanho da Cavidade Temporaria Maxima (CTM) 

depende em parte de velocidade limite, abaixo da qual urn determinado projetil nao 

sofre deforma9ao; a deforma9ao do projetil influencia consideravelmente o tamanho 

eo formato da CTM. 

Entretanto, e preciso frisar que nao se pode utilizar a energia cinetica de 

impacto como (mico criteria de classifica~o de projeteis disparados por armas 

policiais. Sao o tamanho e o formato da CTM resultante, assim como seu efeito no 

corpo, que, em ultima instancia, dao a projetil urn IIR maior ou menor. Alguns 

cartuchos com projeteis mais leves tern IIR mais elevado do que o de outros mais 

pesados, embora com energia cinetica de impacto, formato, constru9ao e calibre 

identicos. No tocante ao aspecto da velocidade dos projeteis disparados par armas 

policiais esse estudo concluiu que com base em considera96es de IIR e penetra9ao, 

a velocidade aproximadamente de 335m/s parece ser a mais eficaz. 

Nessa velocidade, os projeteis deformaveis sofrem expansao suficiente, em 

tecidos moles, para produzir IIR eficaz, sem penetrar excessivamente o alva. 
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b. Calibre 

0 calibre do projetil e seu formato estabelecem o valor inicial da area do 

cantata. Esta e a area da interface entre o projetil e a substancia do alva utilizada na 

formula para a determinayao do envelope da CTM; a area seccional da projetil 

(proporcional ao quadrado do calibre) nao pode ser utilizada, uma vez que o projetil 

comec;a a sofrer deformac;:ao. Desta maneira, urn projetil de calibre maior resultara 

em IIR maior para velocidades que nao permitam deformac;:oes; quando ha 

possibilidade de deformac;:ao, os projeteis de calibre menor podem ter desempenho 

superior ao de outros. Os projeteis de calibre .45 ACP possuem o maior potencial de 

aprimoramento de desempenho, dentre os calibres testados. lsso nao surpreende, 

vista que o diametro inicial de uma projetil de calibre .45 e equivalente ao diametro 

final dos projeteis deformados de calibre menor. Nesse aspecto, conclui o referido 

estudo que urn projetil de calibre .45 adequadamente projetado para facilitar a 

deformac;:ao podera ter urn desempenho superior ao dos projeteis de calibres 

menores. 

c. Massa da Projetil 

A massa do projetil afeta o tamanho e o formato da CTM. Urn projetil mais 

leve desacelera mais rapidamente na substancia do alva e urn projetil mais pesado 

tera penetrac;:ao maior; isso afeta a localizac;:ao do raio maximo da CTM. Neste caso, 

e a profundidade de penetrac;:ao na cavidade temporaria, em relac;:ao a penetrac;:ao 

em tecido vulneravel, que produzira os varios niveis de IIR. 

Entretanto, para fins de policiamento, considera-se indesejavel que os 

projeteis atravessem completamente os alvos humanos, pondo, assim, em perigo o 

publico em geral. As conclusoes para este t6pico foram de que os dados 

demonstram que projeteis com massas na faixa 158-170 grains parecem ter urn 

desempenho condizente com urn IIR satisfat6rio, sem penetrac;:ao excessiva. 

d. Formato do Projetil 

0 efeito do formato do projetil (formato da ponta) e importante apenas 

porque estabelece o valor inicial do coeficiente hidrodinamico de resistencia. Este 
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coeficiente e utilizado da formula relativa do envelope da CTM, assim como da 

formula relativa da velocidade limite de deforma9ao. 

e. Deforma9ao e Constru9ao dos Projeteis 

A deforma9ao dos projeteis utilizados em armas policiais depende, 

substancialmente, tanto da velocidade quanto da sua constru9ao. A constru9ao se 

refere, principalmente, ao fato do projetil ser encamisado, ou nao; ao comprimento, a 
espessura e a dureza do material da camisa; a presen9a de bases ocas; e a dureza 

do material do nucleo. Alem disso, a constru9ao influencia, diretamente, a 

fragmenta9ao dos projeteis em alvos duros ou moles. 

A fim de estudar o efeito da constru9ao do IIR, foram plotados os valores de 

IIR e de velocidade, para diversas constru96es de projetil de calibre .357 Magnum4
. 

Concluiu-se, a partir deste estudo, que a classifica9ao geral da constru9ao das 

Projeteis, em ordem decrescente de desempenho do IIR e a seguinte: 

a) chumbo mole com ponta oca (LHP) 

b) encamisado com ponta oca (JHP) 

c) "semi canto vivo" (SWC) 

d) "canto vivo" (WC) 

e) encamisado com ponta mole (JSP) 

f) chumbo ogival (LRN) 

g) encamisado total (FMJ) 

Com exce9ao dos projeteis totalmente encamisados, o inicio da deforma9ao 

ocorre numa determinada velocidade para cada tipo e dureza de projetil; isto e, os 

projeteis com ponta oca come9am a se deformar a velocidades superiores a 215m/s 

e os ogivais de chumbo come9am a deformar-se a velocidades superiores a 340m/s. 

E pouco provavel que a deforma9ao dos projeteis ocorra, exceto nos casos em que 

a velocidade de impacto ultrapasse os valores limites acima indicados. E preciso 

observar que essas velocidades limites foram obtidas por meio de fotografia com 
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"flash" de raios-X; nao podem ser obtidas pela insper;ao das curvas IIR em retar;ao a 

velocidade, embora sejam condizentes com as curvas elaboradas. 

f. Ponto de Mira 

0 IIR dependente do ponto de mira escolhido. Pressupondo urn determinado 

grau de precisao do atirador, os dados indicam que urn ponto de mira ligeiramente 

mais alto (isto e, no nivel da axila) do que o utilizado nos alvos tipo silhueta, 

aumenta a probabilidade de se incapacitar o alva humano. Ver Apendice D do 

Report NIJ/11 0-83, para urn a discussao detalhada acerca desta questao. 

g. Criterios de Avaliar;ao -IIR 

0 IIR constitui urn criteria de avaliar;ao valido para os cartuchos destinados 

as armas policiais. Explicitamente determina o desempenho dos projeteis num 

material que simula os tecidos moles. lmplicitamente incluem, na sua funr;ao de 

ponderar;ao, as interfaces de tecidos, a localizar;ao dos 6rgaos vitais, a precisao do 

atirador sob condir;oes de estresse, assim como o objetivo principal da utilizar;ao das 

armas policiais, a saber: sustar a agressao ao inves de, apenas, causar a morte. 

Os autores do referido estudo acreditam que IIRs inferiores a 10 sao 

representativos dos projeteis que produzem cavidades temporarias maximas de 

baixo volume; portanto, e pouco provavel que a CTM comprometa urn tecido vital, 

logo nao recomendadas para o uso policial pelo baixo potencial incapacitante. 

Recomendam ainda que os projeteis nao deformaveis, com alta velocidade, 

raramente gastam toda sua energia dentro do alva, ao passo que as deformaveis, 

em geral, permanecem dentro do material do alva, constituindo, conseqOentemente, 

urn perigo menor para o publico. Os autores observaram que os projeteis 

deformaveis, com IIR igual ou inferior 30, geralmente nao tinham penetrar;ao 

excessiva no alva, embora produzissem CTMs de dimensoes razoaveis. 

Nao existe sistema (arma/munir;ao) ideal de arma de fogo para todas as 

situar;oes. Cada entidade policial devera definir suas pr6prias necessidades e 

selecionar urn sistema defensivo capaz de atender a tais necessidades. Entretanto, 

para armas policiais na faixa de calibres 9mm Luger ate .45 ACP, urn projetil 

deformavel, disparado a uma velocidade superior a velocidade minima de 

4 A opc;:ao pelo calibre .357 Magnum deveu-se ao fato que os projeteis de calibre .38 Special nao apresentam 
velocidades capazes de deformac;:oes para todos os formatos de ponta. 
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deforma~ao, junto com IIR entre 10 e 30, e urn objetivo razoavel, para a muni~ao de 

uso policial, contra agressores normalmente vestidos, em ambientes urbanos. 

A partir dos dados expostos, principalmente no aspecto que urn projetil 

expansivo disparado a uma velocidade superior a velocidade de deforma~o minima 

e com valores de incapacita~ao relativa entre 10 e 30 IIR constitui urn con junto arma 

e muni~ao satisfat6ria, como tambem, que para valores inferiores a 10 IIR, nao teria 

efeito incapacitante e, ainda, que valores superiores a 30 IIR a probabilidade de 

transfixar o alvo seria elevada. 

A grande maioria das muni~oes de calibre 9mm Luger (9 X 19 mm) 

apresenta resultados compreendidos entre 11 e 20 IIR, com velocidade media dos 

seus projeteis {para armas curtas) de cerca de 340 m/s, velocidade esta muito 

proxima daquela considerada a mais eficaz, como tambem, a grande variedade de 

pontas expansivas, inclusive frangiveis que minimizam a possibilidade de ricochetes 

e, ainda, a maior capacidade dos carregadores associada a rapidez de recarga, a 

retomada de visada por parte do atirador, tais caracteristicas determinam esse 

calibre como urn dos calibres ideais para a a~ao policial. 

Da mesma forma, as armas e muni~oes expansivas de calibre .45 ACP, 

apresentam indices extremamente satisfat6rios de incapacita~ao relativa 

compreendidos entre 18 a 23 IIR, a grande area de contato deste calibre com o alvo 

o que permite uma rapida transferencia de energia, maiores envelopes de cavidade 

temporaria maxima e menor possibilidade de transfixa~ao, os valores elevados de 

energia cinetica alem da velocidade de recarga e retomada de visada sao dados que 

transformam as armas e muni~oes deste calibre como urn dos calibres ideais para o 

uso policial. 

Embora no ano de 1983, quando o estudo que criou o IIR foi efetuado, 

nao existia o calibre .40 S&W, calculo e ensaios posteriores permitiram definir o IIR 

da grande maioria de suas muni~oes no intervalo entre 16 a 25 IIR, salientando-se 

que a massa de seus projeteis estao muito pr6ximas daquelas consideradas ideais 

(entre 158 e 170 grains). Desnecessario mencionar que as armas de calibre .40 

S&W, apresentam uma boa capacidade dos carregadores, rapidez de recarga, 

excelente energia cinetica, o que faz deste calibre urn dos calibres ideais para a 

a~ao policial. 
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0 policial brasileiro em geral encontra-se habituado ao emprego do 

revolver como arma curta, diversos motivos levaram a essa cultura, tais como: a 

maior confianga no tocante a pane no armamento, maior precisao do sistema de 

pontaria entre outros que fogem do escopo, no entanto, os valores compreendidos 

no intervale de 14 a 25 para o indice relativo de incapacitagao e, ainda, os 

excelentes valores de velocidade inicial da ordem de 370 m/s e energia cinetica (71 0 

joules), apontam para os revolveres de calibre .357 Magnum, como o revolver ideal 

para a agao policial, ja que os valores para o calibre .38 Special sao muito baixos 

enquanto que os valores para os calibres .41 Magnum e .44 Magnum muito 

elevados. 

Deve-se salientar que os projeteis ogivais de chumbo, munigao comumente 

utilizada pela grande maioria dos organismos policiais, nos revolveres de calibre .38 

Special apresentam valores de IIR compreendidos entre 1,5 e 8,6 IIR, logo 

ineficazes em termos de incapacitagao. Valores inferiores aos dos revolveres de 

calibre .38 Special foram obtidos pelas pistolas de calibre .380 ACP e 7,65mm 

Browning. 

Com a maior velocidade inicial dos projeteis, os calibres 9 mm Luger, .45 ACP, 

.40 S&W e .357 Magnum, a trajetoria destes projeteis sao mais tensas, diminuindo o 

efeito gravitacional indice Relativo de lncapacitagao e conseqOentemente tornando

as mais seguras. 
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6 METODOLOGIA 

0 presente trabalho foi desenvolvido em pesquisas bibliograficas sobre as 

questoes que envolvem os armamentos em utilizac;ao por policiais militares, na 

policia militar do Parana (PMPR). 

Da mesma forma, no tocante aos estudos sobre o fenomeno do "stopping 

power'', foi realizada pesquisa bibliografica. 

Foi elaborada uma entrevista com Oficiais da PMPR e PMSP, lnstrutores de 

Armas de Fogo, voltada a informac;oes sobre os atuais armamentos em uso na 

Corporac;ao e o seu emprego tatico, sobre a posic;ao pessoal de cada Oficial sobre o 

tema deste projeto, bern como na apresentac;ao de novas sugestoes. 

Foi aplicado urn questionario a 50 (cinquenta) policiais militares, pertencentes 

ao Pelotao de Choque do 5° BPM de Londrina, visando avaliar o grau de confianc;a 

de cada policial com relac;ao aos armamentos utilizados na Corporac;ao. 

Finalizando, o material de analise foi sistematizado para atender os objetivos 

propostos para o presente trabalho monografico. 



38 

7 RESULTADOS 

A escolha de armamentos que satisfa9am a todas as necessidades do policial 

no que se refere a sua atividade de seguran9a e complexa, muitos sao os fatores 

que determinam a escolha e leva-se em conta tambem a particularidade de cada 

atirador, bern como das peculiaridades de cada local. 

0 Brasil possui dimensoes continentais, o que faz com que cada regiao 

apresente caracteristicas culturais diferenciadas. Os aspectos comportamentais da 

popula9ao influenciam em diversas situa96es e na atividade policial nao e diferente, 

em que pese as doutrinas, tecnicas e taticas sejam praticamente padronizadas no 

pais. 

Nas entrevistas efetuadas com Oficiais da Policia Militar observou-se que 

existem distintas caracteristicas de pensamentos. Quando se fala na questao de uso 

de armamentos portateis como principais, utilizando-se os de porte como "back-up", 

a principal afirma9ao esta na de que este tipo de pratica, principalmente em se 

falando em Radio patrulhamento, nao corresponde, atualmente, a necessidade real 

em muitos locais no combate a criminalidade. 

Relata-se que a utiliza9ao desta dificultaria, em alguns aspectos, a a9ao do 

policial em se tomar medidas necessarias tais como a utiliza9ao de armas nao letais 

ou ainda outras que o policial militar julgar necessarias no momento. 

A utiliza9ao do armamento portatil, por exemplo, demanda de treinamento 

para sua utiliza9ao com efetividade, visando a nao gera9ao de fatores complicadores 

a ayaO policial COtidiana. 

As armas portateis foram avaliadas como sendo o armamento principal a ser 

utilizado pelos grupos especializados, visto que em razao da quantidade de policiais 

que integram o grupo e ocupam uma viatura, facilita para que haja a viabilidade de 

urn componente utilizando-se de uma arma portatil, podendo ser esta urn fuzil 

7.62mm, 5.56mm, Metralhadora Portatil Taurus/Famae MT .40, ou Carabina - CT 

40 Taurus. 

Como armamento principal do policial, para a execu9ao e desempenho de 

sua atividade de seguran9a publica, apontou-se como sendo o mais adequado a 

pistola Cal .40, as considera96es de balistica terminal, foi uma das principais 

caracteristicas apontadas pela escolha deste tipo de armamento, avaliou-se neste 
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estudo que os efeitos do calibre 9mm nao se adequaria a caracteristica da maioria 

das ocorremcias, como se da com o calibre .40. 0 calibre 9mm feriria a questao da 

visao tridimensional do atirador em razao da possibilidade em transfixar urn 

determinado alvo e consequentemente podendo atingir a quem esteja por tras. Ja o 

calibre .40 com munic;ao expansiva diminui em muito esta possibilidade. 

Destacou ainda que as armas de calibre .40 S&W, apresentam uma boa 

capacidade dos carregadores, rapidez de recarga, excelente energia cinetica, o que 

faz deste calibre urn dos calibres ideais para a ac;ao policial. 

Envolto na questao cultural de que o policial brasileiro encontra-se habituado 

ao emprego do revolver como arma curta, fato esse dado a razoes como a de esta 

arma apresentar maior confianya no tocante a panes, maior precisao do sistema de 

pontaria entre outros, o indice relativo de incapacitac;ao apontam para os revolveres 

de calibre .357 Magnum, como sendo ideal para a utilizac;ao do policial, 

comparativamente os valores observados para o calibre .38 Special, foram 

considerados muito baixos, para eficiencia enquanto que os calibres .41 Magnum e 

.44 Magnum sao muito elevados. 

0 que se observou no desenrolar deste trabalho foi que a maioria dos 

policiais confia nos armamentos que utilizam, uns em maior outros em menor grau, 

todavia, a grande maioria se sente segura e confiam no armamento que utilizam. 

Os armamentos portateis que foram apontados como os mais confiaveis sao 

a Carabina FAMAE. 40 eo Fuzil 5,56mm, com 100% de aprovac;ao pelos policiais 

que responderam ao questionario, seguidos pelo fuzil7,62mm. 

Dentre as armas de porte a Pistola Taurus PT1 00 .40 foi a apontada como a 

mais confiavel com mais de 90% dos policiais, seguida pelo revolver Calibre .357 

com cerca de 87%, a Pistola Taurus PT 24/7 foi considerada confiavel por apenas 

65% dos policiais, o comentario mais comum entre os que responderam ao 

questionario esta relacionado a pequenos problemas que a pistola 24/7 ainda 

apresenta no que se refere a alimentac;ao, todavia nao sao constantes e sao de facil 

soluc;ao. 
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0 quadro abaixo se refere ao resultado obtido em urn questionario destinado 

a policiais militares do Pelotao de Choque do 5° BPM em Londrina que responderam 

com o objetivo de ser avaliado o grau de confiabilidade destes com rela9ao aos 

armamentos por eles utilizados conforme abaixo se ve: 

GRAFICO 1 - GRAU DE CONFIABILIDADE DAS ARMAS 

FONTE: 0 autor 2009 
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8 CONSIDERACOES FINAlS 

Todo armamento se bern utilizado, agregado ao uso correto das tecnicas e 

taticas para o seu emprego, por policiais com treinamento e preparo correto podera 

satisfazer e suprir as necessidades geradas pelo uso deste, em todos os aspectos. 

A verdade e que as corporac;oes policiais na atualidade em razao da 

influencia provocada pelos organismos dos direitos humanos, devem se adequar a 

necessidade em neutralizar as intervenc;oes policiais buscando alternativas menos 

letais na solu<;ao de ocorrencias que nao exija forc;a letal imediata. 

Os estudos realizados, principalmente nos paises considerados primeiro 

mundo, estao buscando avaliar a missao policial, buscando alternativas para que as 

ac;oes sejam realmente para limitar as ac;oes dos infratores e nao simplesmente 

elimina-lo, a nao ser quando realmente se fizer necessaria ou estiver legalmente 

amparado. 

0 fato real e que o policial militar deve agir dentro da lei, pois como 

profissional de seguranc;a que e, representa a propria forc;a do Estado e em assim 

sendo, deve estar a todo o momenta em condic;oes tecnicas e taticas para execuc;ao 

de sua missao e, acima de tudo estar utilizando armamentos e equipamentos que 

deem condic;oes para tal. 

Com a dinamicidade com que os processos ocorrem, compete as 

instituic;oes policiais se adequarem a todas as tecnologias que visam facilitar as 

atividades, a renovac;ao dos meios· e equipamentos que possam fortalecer as 

atividades de seguranc;a publica se faz necessaria, uma vez que aqueles que nao se 

modernizarem estarao fadados a falencia. 
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APENDICE A- entrevista com o 1° Ten QOPM Marcos Tordoro 

Entrevista hoje, dia 03 de Agosto como 1° Ten QOPM Marcos Tordoro, comandante 

da 1 a Companhia do 15° BPM, Rolandia e lnstrutor de Tiro, sobre a monografia para 

oCAO. 

Cap J. Carlos - Qual a sua opiniao a respeito do uso de armas portateis, como 

armamento principal, por policiais de radio patrulha no policiamento diario, ficando 

sua arma de porte como back-up? Se positivo quais seriam as mais adequadas, se 

negativo qual sua opiniao. 

1° Ten QOPM Marcos - Sou contra, mas com algumas ressa/vas, dado que o 

assunto comporta muitas variaveis. Vamos a elas: 

A arma portatil demanda bastante treinamento para sua uti/izagao com efetividade e 

de modo a nao impor fatores complicadores a agao policial cotidiana; 

0 policia/ militar da RPA, na grande maioria das ocorrencias, nao vai demandar de 

uma arma portatil para a resolugao do conflito. Mas e claro, que algumas 

ocorrencias, certamente, vao comportar e demandar a utilizagao de armas desse 

tipo, caso tenha o treinamento adequado para tal, sob pena de se tornar, como ja 

considerado, urn fator complicador o porte de uma arma portatil no 

desencadeamento da agao, desde a condugao, apresentagao, manuseio e execugao 

dos procedimentos operacionais com a referida arma ( Espingarda calibre 12, 

carabina FAMAE .40); 

Dado a natureza da maioria das ocorrencias policiais atendidas cotidianamente, o 

desembarque, a condugao e o porte de uma arma portatil, importarao numa atitude 

de espera combativa, nao condizente com algumas ocorrencias policiais e com os 

ambientes. Ressa/te-se que as viaturas policiais nao dispoem de travamento 

automatico de portas e vidros, visto a necessidade de desembarque rapido e que, 

excepcionalmente ou talvez, a equipe esquega as portas destravadas. 
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Cap J. Carlos - Qual a sua opiniao a respeito do uso de arrnas portateis, como 

armamento principal, por policiais de equipes especializadas de policiamento (COE, 

RONE, ROTAM), ficando sua arma de porte como back-up? Se positive quais 

seriam as mais adequadas, se negative qual sua opiniao. 

1° Ten QOPM Marcos- Sou a favor. A arma mais adequada seria uma espingarda 

calibre 12 para o 3° homem, no caso de ROTAM, variando o tipo de munic;ao 

conforme a natureza da ocorrencia (3T, SG, Balote ou Elastomero); 

Submetralhadora TAURUS FAMAE .40 ou carabina .40, a variar conforme a 

disponibilidade da OPM, entretanto a Submetralhadora TAURUS FAMAE .40 seria 

mais adequada para o manuseio em VTR, conduc;ao e emprego. 

Para equipes taticas (COE), por exemplo, vai variar, vista que para algumas 

ocasioes a Submetralhadora e mais adequada e para outras o Fuzil de assalto seria 

a indicada, variando o calibre a depender da natureza da ocorrencia. 

Cap J. Carlos - Com relac;ao as armas de porte atualmente utilizadas pela PMPR, 

no que se refere a eficiencia e eficacia das mesmas, qual sua opiniao, sao 

funcionais, ou haveria outros modelos melhores que poderiam ser utilizadas? 

Explique. 

1° Ten QOPM Marcos- A pistola calibre .40 e compatfvel com a natureza do servic;o 

policial ordinaria e e o calibre, teoricamente falando, mais adequado para o trabalho 

policial, podendo variar em alguns quesitos em relac;ao a outras armas. A PT 24/7 

tern apresentado problemas importantes no seu emprego operacional, por isso aPT 

100 seria, na marca TAURUS, a mais indicada. Todavia, se falarmos de outras 

marcas a IMBEL tern Pistolas de alta aplicabilidade e efetividade, demandando 

treinamento e adequac;ao para o trabalho policial, no calibre.40, da mesma forma a 

GLOCK e outro tipo de arma que se ajusta muito bern as necessidades policiais, 

tudo, sendo relative, variando a efetividade da arma conforme o conjunto Arma, 

Munic;ao e Atirador (acrescento o treinamento constante e adequado); 
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Cap J. Carlos - .40 ou 9mm, qual seria a mais adequada ao uso policial? E por que? 

1° Ten QOPM Marcos - .40. Dadas as considera96es de balistica terminal, onde os 

efeitos do calibre 9mm nao se adequaria a maioria das ocorrencias, como se da com 

.40. 

Cap J. Carlos- 7.62 ou 5.56mm, qual o mais eficiente em sua opiniao? Por que? 

1° Ten QOPM Marcos - 7.62 mm. Apenas por uma questao de facilidade para 

instru9ao, tendo em vista ser muni9ao padrao do EB. 

Cap J. Carlos - Voce acredita que as armas atuais suprem as necessidades dos 

policiais em todos os aspectos, funcionalidade, precisao? 

1° Ten QOPM Marcos - Depende de muitos fatores, mas a PT calibre .40 esta 

adequada ao trabalho policial e supre as necessidades operacionais cotidianas mais 

freqOentes. 

Cap J. Carlos - quanta ao emprego tatico dos atuais armamentos, quais as suas 

considera96es sobre esse assunto. 

1° Ten QOPM Marcos- Falta treinamento para o efetivo policial. Podem dizer, "mas 

tern instru9ao", mais ainda falta. 

A PT .40, independente do modelo, e urn avan9o no trabalho policial diario, pois a 

maioria das ocorrencias podem ser resolvidas, sendo necessaria, com o emprego da 

referida Pistola. 

Mas muito ainda falta, especialmente, notadamente quanta as armas portateis para 

as tropas especializadas. 

Cap J. Carlos - Marcos muito obrigado pela sua entrevista 
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APENDICE B - entrevista com o Capitao QOPM Jean Rafael Puchetti 

Entrevista hoje, dia 17 de Agosto com o Capitao QOPM Jean Rafael Puchetti, do 

Batalhao de Policia Ambiental Forc;a Verde, Sao Jose dos Pinhais, lnstrutor de Tiro, 

sobre a monografia para o GAO. 

Cap J. Carlos - Qual a sua opiniao a respeito do uso de armas portateis, como 

armamento principal, por policiais de radio patrulha no policiamento diario, ficando 

sua arma de porte como back-up? Se positivo quais seriam as mais adequadas, se 

negativo qual sua opiniao. 

Cap Puchetti - Nao entendo como viavel por 3 motivos: 

1) nao corresponde, atualmente, a nossa realidade local em termos de 

criminalidade; 

2) a portabilidade e manejo da citada arma (portatil) para entrada e saida de viatura 

ou em busca e varreduras em ocorrencias corriqueiras dificultaria a agao do policial 

para tamar outras medidas necessarias como, por exemplo, utilizar armas nao letais 

(dentro do escalonamento de forga) ou outros meios de contengao ou qualquer outra 

medida; 

3) armas back-up possuem caracteristicas diferenciadas como estarem ocultas, 

serem de facil acesso, de pequenolmedio porte, trazendo dificuldade com relagao ao 

calibre organico da arma de porte atual no calibre .40. 

Cap J. Carlos - Qual a sua opiniao a respeito do uso de armas portateis, como 

armamento principal, por policiais de equipes especializadas de policiamento (COE, 

RONE, ROTAM), ficando sua arma de porte como back-up? Se positivo quais 

seriam as mais adequadas, se negativo qual sua opiniao. 
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Cap Puchetti- Para um grupo de maior condicionamento tecnico e tatico (ROT AM) 

e nas circunstancias em que sao empregados entendo que seria viavel, mas 

mantendo a arma de porte .40 como 28 arma para pronto emprego como arma de 

transigao e nao como arma back-up. Sempre que passive/ deve ser buscado o 

mesmo calibre para armas portateis e de porte, mantendo reservado a grupos ainda 

mais especializados como oCOEe RONE fuzis com calibre diferenciado. 

Cap J. Carlos - com rela9ao as armas de porte atualmente utilizadas pela PMPR, no 

que se refere a eficiencia e eficacia das mesmas, qual sua opiniao, sao funcionais, 

ou haveria outros modelos melhores que poderiam ser utilizadas? Explique. 

Cap Puchetti - Sem os empeci/hos burocraticos e politicos, optaria pela Glock. 

Qualidade, eficitmcia e eficacia. 

Cap J. Carlos - .40 ou 9mm, qual seria a mais adequada ao uso policial? E por que? 

Cap Puchetti - .40 . Questao de stopping powerlpoder de parada (em torno de 

93%). 0 calibre 9mm sempre foi restrito dentro da PMPR tendo em vista a 

possibilidade de transfixar um determinado a/vo vindo a atingir a quem esteja por 

tras. 0 calibre .40 com munigao expansiva diminui em muito esta possibilidade. 

Cap J. Carlos -7.62 ou 5.56mm, qual o mais eficiente em sua opiniao? Por que? 

Cap Puchetti - 7. 62mm, grupos especializados tern optado por este calibre dada a 

sua efici€mcialeficacia. 
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Cap J. Carlos - Voce acredita que as armas atuais suprem as necessidades dos 

policiais em todos os aspectos, funcionalidade, precisao? 

Cap Puchetti - Em termos de calibre . 40 para a tropa regular creio que sim, 

ressalvada a marca (melhor opgao seria pela Glock). Em termos de armas portateis 

a sugestao seria para GA 12 ser semi-automatica. A/em dos demais calibres ja 

utilizados para armas portateis, deveria ainda ser implementadas as armas nao 

letais para uso dentro do escalonamento de forga. 

Cap J. Carlos - quanta ao emprego tatico dos atuais armamentos, quais as suas 

considera96es sabre esse assunto. 

Cap Puchetti - Treinamento constante, esta e a melhor forma de serem alcangados 

os objetivos quanta a efici{mcia e eficacia na utilizagao destes armamentos. 

Cap J. Carlos- Cap Puchetti, muito agradecido pela sua entrevista e colabora9ao. 
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APENDICE C - entrevista com o Ten Cel PM RR Helio Bulgari Filho 

Entrevista hoje, dia 01 de Setembro como Ten Cel PM RR Helio Bulgari Filho, da 

PMSP, sobre a monografia para o CAO. 

Cap J. Carlos - Qual a sua opiniao a respeito do uso de armas portateis, como 

armamento principal, por policiais de radio patrulha no policiamento diario, ficando 

sua arma de porte como back-up? Se positive quais seriam as mais adequadas, se 

negative qual sua opiniao. 

Ten Cel Bulgari -As armas de porte pela doutrina devem sera arma principal, 

ocorre que atualmente temos o advento da policia comunitaria que leva a confusao 

entre uma policia justa e austera e uma policia subserviente, acho que o armamento 

portatil deve ser o principal e o de porte o back-up, sendo o portatil utilizado pelo 

balizamento do bom senso e tambem pela visao tridimensional do atirador, ou seja, 

nas hip6teses em que os locais forem saturados ou de extremo movimento de 

pessoas, isto de vera ser utilizado com reservas, porem antes de tudo a proteqao do 

policial e dos que ele tem o dever de cuidar, embora eu respeite todos os direitos do 

cidadao, quanto a adequaqao o que hoje e utilizado, as FAMAE .40, e carabinas 

devem satisfazer as necessidades principais dos policiais de radio-patrulha, ha, 

porem a questao do treinamento para o preparo Ideal do po/icial no desempenho de 

suas funqoes. 

Cap J. Carlos - Com rela9ao as armas de porte atualmente utilizadas pelas Policias 

Militares, no que se refere a eficiencia e eficacia das mesmas, qual sua opiniao, sao 

funcionais, ou haveria outros modelos melhores que poderiam ser utilizadas? 

Explique. 

Ten Cel Bulgari - nao existe urn consenso explicito que nos levaria a urn padrao 

perfeito, a exemplo dos Estados Unidos, que possui uma for9a policial exemplar e 

uma demonstra9ao disso, ja utilizaram diversos calibres, .40, .45, 9mm e outros, 

sendo que o armamento tambem entra nesta linha de raciocinio, de qualquer forma 

o que se tern que observar e a logistica de todos os atos, por exemplo a .40 
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brasileira esta em uma fase final de aperfei9oamento onde os erros de concep9ao 

foram corrigidos e o calibre come9a a ser adaptado para a fase de policia, acho que 

.40 e 9mm sao os calibres que mais me empolgam, com a ressalva de que a maioria 

das armas com o calibre 9mm ja tern os seus protocolos definidos e testados, para 

tanto teremos armas melhores, mas a questao do uso exclusivo do exercito nos leva 

a urn quadro de acesso mais facil a .40, sendo que a Taurus do Brasil evolui a cada 

dia, porem ainda se tern problemas de concep9ao que levam as falhas e problemas 

do armamento, como nos casas da 24/7, e que ainda nao tern justificativa, e nem 

sao conhecidas as causas, todavia ja estao em processo de melhora do armamento, 

urn outro ponto importantissimo, nao s6 no que se refere a armamento, mas em 

todos os aspectos policiais, o que se deve procurar sempre e aquila que resolva a 

maioria dos problemas, impossivel se e resolver todos os problemas quer seja de 

viaturas, equipamentos, armamentos, mas, se o equipamento, armamento ou viatura 

que eu tenho me solucionam a maioria dos problemas, ja devemos nos dar por 

satisfeitos. 

Cap J. Carlos - 762 ou 556, qual o mais eficiente em sua opiniao? Por que? 

Ten Cel Bulgari - Aqui esta uma questao bastante polemica, em muitas policiais do 

Brasil, como e o caso do Rio de Janeiro, mais especificamente o BOPE, nao abrem 

mao do calibre 7, 62 mm, em razao do seu poder de neutralizagao do oponente, o 

caso do BOPE e emblematico, par uma experif!mcia real, eles chegaram a conclusao 

de que o calibre 7, 62mm e necessaria, questao importante no instante de se definir 

o armamento, ja outras policias nao abrem mao do fuzil de assalto . 556mm, ha de se 

dizer que ambas sao boas armas e cumprem perfeitamente o seu papel, o que se 

ressalva neste caso e o seu poder de neutralizagao do oponente. 

Cap J. Carlos - 0 Sr. acredita que as armas atuais suprem as necessidades dos 

policiais em todos os aspectos, funcionalidade, precisao? 

Ten Cel Bulgari - Todo armamento se bem utilizado como treinamento e preparo 

correto sim, ira suprir, conforme ja disse anteriormente o que temos que buscar e o 

que solucione pelo menos a maioria dos nossos problemas, em todos os aspectos. 

Cap J. Carlos- Sr. Ten Cel muito obrigado pela sua entrevista 
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APENDICE D - Questionario aplicado a Policiais Militares 

Questionario aplicado junto a 50 (cinquenta) Policiais Militares do Pelotao de 

Choque do 5° BPM - Londrina, nos meses de setembro/outubro 2009. 

Questionario 

Caro policial militar, 

Sou aluno do Curso de Aperfei9oamento de Oficiais da Policia Militar do 

Parana e estamos realizando urn trabalho tecnico-cientifico cujo tema e: 

"armamentos policiais militares: tipos mais adequados e emprego tatico". 

A escolha desse tema deve-se a identificar quais as necessidades dos 

policiais com rela9ao a eficiemcia e a eficacia do armamento utilizado pelos policiais 

militares nas atividades de policiamento diario e qual e o nivel de confian9a dos 

mesmos com rela9ao aos armamentos atualmente utilizados na corpora9ao. 

Sua participa9ao e muito importante para mensurar o grau de confian9a com 

respeito ao armamento utilizado. 

Nao e necessaria identificar-se. 

Obrigado. 

Cap. J. Carlos 

Conforme o seu entendimento, assinale com urn (X) o grau de 

confian~a das armas listadas abaixo em utiliza~ao na Policia Militar do Parana. 

Armas Confia Nao confia 
Pistola .40 

PT 24/7 

Pistola .40 PT100 

Revolver . 38 

Revolver .357 

Carabina 

Famae .40 



Carabina .357 

Espingarda 

Gauge Cal12 

Fuzil 5,56mm 

Fuzil7,62mm 

Mtr Beretta 9mm 

Alem dos ja avaliados que outro tipo de armamento voce apontaria 

como confiavel e importante para a utiliza~ao pelos policiais militares na 

execu~ao do servi~o de policiamento diario. 
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