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RESUMO 

 

A EVOLU¢ëO HISTčRICA DOS CARROS DE COMBATE, A PARTIR DA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, NO EX£RCITO BRASILEIRO 

 

AUTOR: Lucas Rocha 

ORIENTADOR: Matheus Sangoi Mendona 

 

O seguinte trabalho de conclus«o de curso exp»e como tema a evolu«o hist·rica dos carros de 

combate, a partir da segunda guerra mundial, no ex®rcito brasileiro. O objetivo desse trabalho 

® apresentar as limita»es, blindagem e sistema de tiro dos carros de combate (CC) que o 

Ex®rcito Brasileiro (EB) utilizou durante os tempos, a partir da segunda guerra mundial. Desta 

forma, realizou-se uma revis«o liter§ria acerca das principais viaturas blindadas que o Brasil 

possuiu, levando em considera«o o contexto hist·rico da ®poca que o pa²s vivia, as vantagens, 

desvantagens que esses blindados trouxeram para o Brasil e analisando suas caracter²sticas 

gerais. O trabalho ainda tem a finalidade de entender o contexto hist·rico da evolu«o dos carros 

de combate e como essa evolu«o atendeu aos anseios do Ex®rcito Brasileiro no tocante a 

moderniza«o dos seus meios de combate, foram realizadas diversas pesquisas sobre cada 

modelo de carro de combate adquirido pelo pa²s. Deste modo, foi poss²vel concluir que preferiu-

se buscar blindados no exterior, a um custo menor, do que investir em projetos nacionais 

promissores, no entanto, inicialmente com um maior custo e dificuldade na concretiza«o, mas 

com certeza esses projetos proporcionariam grandes vantagens ao Brasil h§ um m®dio e longo 

prazo seja no desenvolvimento da ind¼stria b®lica nacional e, principalmente na quebra da 

depend°ncia tecnol·gica. Com esta pesquisa foi poss²vel demonstrar a import©ncia e 

necessidade do entendimento dos ensinamentos aprendidos com as decis»es do passado. Para 

que seja empregado mais recursos para o desenvolvimento daquilo que foi vantajoso para a 

fora e, que seja retificado aquilo que trouxe dificuldades e limita»es para a tropa blindada 

brasileira.   

 

Palavras-chave: Carros de Combate. Ex®rcito Brasileiro. Evolu«o. Viatura Blindada de 

Combate. Blindagem. 
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ABSTRACT 

 

THE HISTORICAL EVOLUTION OF FIGHTING CARS, FROM THE WORLD WAR 

II, IN THE BRAZILIAN ARMY 

 

AUTHOR: Lucas Rocha 

ADVISOR: Matheus Sangoi Mendona 

 

The following course conclusion paper exposes the historical evolution of battle tanks, starting 

in the World War II, in the Brazilian army. The objective of this work is to present the limitations, 

armor and shooting system of tanks that the Brazilian Army used during the times, starting from 

the World War II. That way, a literary review was carried out about the main armored vehicles 

that Brazil possessed, considering the historical context of the time that the country lived, the 

advantages and disadvantages that these armored vehicles brought to Brazil and analyzing their 

general characteristics. The work still has the purpose of understanding the historical context 

of the evolution of the tanks and how this evolution met the desires of the Brazilian Army with 

regard to the modernization of its means of combat, several researches were carried out on each 

model of tank acquired by the parents. In this way, it was possible to conclude that it was 

preferable to seek armored vehicles abroad, at a lower cost, than to invest in promising national 

projects, however, initially with a higher cost and difficulty in carrying out, but certainly these 

projects would provide great advantages to Brazil in a medium and long term, whether in the 

development of the national arms industry and, mainly, in the break of technological 

dependence. With this research it was possible to demonstrate the importance and need to 

understand the lessons learned from past decisions. So that more resources are used for the 

development of what was advantageous for the force and that what brought difficulties and 

limitations for the Brazilian armored troops be rectified. 

 

Keywords: Battle cars. Brazilian army. Evolution. Armored Combat Vehicle. Shielding. 
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1 INTRODU¢ëO  

 

O conceito de Carro de Combate se confunde e se assemelha muito com o conceito da 

pr·pria cavalaria, visto que desde os tempos remotos da humanidade o homem sempre buscou 

combater com uma plataforma de vantagem, nascendo assim o termo ñAKVAò, origem da 

cavalaria que conhecemos atualmente. Antigamente essa plataforma de combate foi obtida com 

animais que foram levados para os campos de batalha, onde causavam grandes baixas nas tropas 

inimigas e garantiam boas posi»es de vantagem, com o passar dos tempos e a evolu«o da 

tecnologia, a plataforma utilizada pelos ex®rcitos foi se modificando e incorporando muitos 

adventos, vindos da criatividade do homem, resultando em modifica»es que mudaram o modo 

de pensar e de se fazer guerra ao longo dos tempos. 

O Ex®rcito Brasileiro passa por constante evolu«o e moderniza«o dos seus meios e 

equipamentos, sendo assim ® de fundamental import©ncia o estudo dessa evolu«o, para que 

seja poss²vel entender e compreender os seus motivos, tamb®m refletir sobre o que foi vantajoso 

e trouxe melhorias para o nosso ex®rcito, logo est§ pesquisa tratar§ da evolu«o hist·rica dos 

carros de combate, a partir da segunda guerra mundial, no Ex®rcito Brasileiro. 

A concep«o de uma viatura blindada foi se renovando e acrescentando muitas 

melhorias, como: poder de fogo, a«o de choque, a prote«o blindada e as comunica»es amplas 

e flex²veis, n«o s· a cavalaria, mas tamb®m a todo o Ex®rcito Brasileiro. Comeando na 

Primeira Guerra Mundial (I GM), quando as trincheiras e os arrames farpados travaram a 

mobilidade da guerra, foi nesse momento que surgiu no campo de batalha o Carro de Combate 

que mostrou-se altamente capaz de repor a mobilidade at® ent«o prejudicada no combate; 

chegando a II GM quando foram acrescentadas muitas renova»es tornando os carros de 

combate grandes m§quinas de guerra com um enorme poder de combate embarcado; chegando 

por ¼ltimo no moderno LEOPARD 1 A5 BR que trouxe grandes vantagens e acrescentou muitas 

qualidades a tropa blindada do Brasil. 

 

Desde sempre nos conflitos, existem tr°s capacidades essenciais para o combate 

terrestre: a mobilidade, capacidade para se movimentar em redor do campo de batalha 

para ganhar uma posi«o de vantagem; o poder de fogo, a capacidade para causar um 

golpe suficiente para matar ou desmoralizar psicologicamente o oponente; e a prote«o, 

a capacidade para derrotar os golpes do advers§rio (ANCKER III, 2012). 

  

A relev©ncia do tema se define pela elevada import©ncia que a tropa blindada tem com 

as Foras Armadas e com a soberania brasileira, visto que no subcontinente americano o Brasil 
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possui grande influ°ncia e hegemonia. Justificando assim a an§lise hist·rica da evolu«o dos 

CC, j§ que os blindados s«o de extremo valor para a defesa e poder persuasivo do nosso pa²s.  

O trabalho ficar§ delimitado ̈ abordagem dos Carros de Combate (CC) adquiridos pelo 

Ex®rcito Brasileiro (EB) a partir da Segunda Guerra Mundial (II GM), comeando pelo M4 

SHERMAN, passando pela VBCCC M-41 Walker Bulldog, EE-T1 Os·rio, VBCCC M-60 

A3TTS e chegando aos blindados alem«es LEOPARD1 A1 e LEOPARD 1 A5 BR. Sendo 

analisado suas limita»es, sistema de tiro e blindagem, cada capitulo apresentar§ um 

determinado Carro de Combate com as suas caracter²sticas t®cnicas, levando em considera«o 

al®m dos pr·prios aspectos da viatura, os aspectos da determinada ®poca que o pa²s vivia e o 

que o Ex®rcito Brasileiro buscava com a aquisi«o do determinado blindado. A problematiza«o 

do trabalho ficar§ sobre a seguinte quest«o, os CC adquiridos pelo EB trouxeram vantagens e 

melhorias a tropa blindada brasileira?  

 

1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

Analisar as limita»es, sistema de tiro e blindagem dos Carros de Combate adquiridos 

pelo Brasil ao longo dos anos. 

 

1.1.2 Objetivos Espec²ficos  

 

Descrever os sistemas de tiro e blindagem dos CC e ressaltar quais eram suas principais 

vantagens e desvantagens. 

Identificar as caracter²sticas gerais de cada CC adquirido pelo Brasil ao longo do tempo. 

Identificar se houve um aumento no poder de combate do EB em cada mudana. 
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2 REFERENCIAL TEčRICO 

 

O tema desta pesquisa est§ inserido na §rea de Hist·ria Militar, mais especificamente da 

evolu«o acerca dos Carros de Combate no Ex®rcito Brasileiro, e no emprego de blindados, na 

§rea do estudo de doutrina, conforme definido na Portaria nÜ 734, de 19 de agosto de 10, do 

Comando do Ex®rcito Brasileiro.  

 Neste cap²tulo, ser§ realizado uma revis«o da literatura com uma simples abordagem 

dos CC pertencentes ao EB no per²odo p·s I GM at® o fim da II GM. Essa abordagem ser§ feita 

a fim de compreender o que o Brasil buscava em um blindado, a evolu«o dos blindados que 

antecederam os objetos da pesquisa e apresentar o contexto hist·rico que antecedeu a 

problematiza«o. Ap·s ser§ apresentado as viaturas foco do trabalho, sendo explorado os 

aspectos gerais de cada Viatura Blindada de Combate (VBC), limita»es, sistema de tiro e 

blindagem.  

 Para facilitar o entendimento e a sequ°ncia cronol·gica dos fatos foi adicionado ao 

trabalho a imagem abaixo, do 1Á Regimento de Carros de Combate (RCC), essa foto aborda os 

CC pertencentes ao regimento durante toda a sua hist·ria, sendo que todos os blindados da 

imagem ser«o abordados nesta pesquisa. 

 

Figura 1 - A hist·ria do 1Á Regimento de Carros de Combate. 

 

Fonte: 1Á RCC. 
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2.1 REVISëO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

Primeiramente, com essa revis«o da literatura, ser§ feita uma simples apresenta«o dos 

blindados que integraram o EB entre os per²odos do t®rmino da I GM e o fim da II GM. O 

objetivo dessa abordagem ® expor a evolu«o dos primeiros CC que o Brasil adquiriu, mostrar 

suas caracter²sticas e exibir a import©ncia de continuar analisando as evolu»es dos blindados 

que pertenceram e que ainda pertencem ao Brasil. 

 O blindado Renault FT-17 foi produzido pela Frana em 1917, sendo testado e muito 

bem-sucedido em 1918 na I GM. Influenciado pelo ent«o capit«o Jos® Pessoa Cavalcanti de 

Albuquerque, o EB acabou adquirindo este CC. Em 1920 chegou no pa²s 12 carros de combate 

Renault FT-17, sendo 6 com torre fundida (Berliet) e armados com canh«o Puteaux de 37mm, 

5 com torre octogonal rebitada (Renault), armados com metralhadoras Hotchkiss de calibre 

7mm  e 1 modelo TSF (telegrafia sem fio) desprovido de torre girat·ria como os demais para 

comunica«o com os escal»es superiores. A cria«o da Companhia de Carros de Assalto em 

1921, est§ relacionado com a chegada dos primeiros blindados que pertenceram ao Brasil, cabe 

ressaltar que a ñnovidadeò n«o teve uma boa aceita«o por parte de alguns militares, o pr·prio 

Jos® Pessoa, identificou muitos problemas nesse processo e muitas defici°ncias que a falta de 

cultura trouxe para esta nova realidade (BASTOS, 2001). 

Com a chegada em 1938 do blindado Fiat Ansaldo CV-3 35, oriundo da It§lia, definiu-

se a implanta«o dos blindados no Brasil, mesmo que esses carros n«o foram os primeiros a 

serem adquiridos pelo Ex®rcito, foram de vital import©ncia. Os 23 blindados adquiridos 

possu²am dois tipos de armamento, sendo que 18 estavam equipados com duas metralhadoras 

Madsen calibre 7mm, e 5 com uma metralhadora Breda calibre 13,2mm, esse carro ainda tinha 

a particularidade de n«o possuir canh«o (BASTOS, 2002). 

Esses blindados foram usados na instru«o e forma«o de militares at® 1942, como 

limita«o sua blindagem m§xima era de 13,5 mm, considerada obsoleta em compara«o com 

os armamentos da ®poca. Com a eclos«o da II GM, o Brasil alinhou-se ao bloco dos aliados, 

com isso o EB comeou a receber material, mais moderno, dos EUA desde 1941 para equipar 

suas unidades blindadas. Contudo, o Fiat Ansaldo CV-3 35 seguiu sendo usado at® o final da II 

GM em 1945, ap·s comeou a ser realizado o descarte do blindado por parte do Ex®rcito 

(BASTOS, 2002). 

O blindado M3A1 Stuart de origem norte-americana, desenvolvido no cen§rio 

antecedente da II GM, teve seu batismo de fogo durante a guerra no teatro de opera»es do 
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Pac²fico em 1941, na defesa das Filipinas, tamb®m foi empregado contra alem«es e italianos 

em 1943 no deserto da Tun²sia. 

O Brasil que at® ent«o utilizava a doutrina militar francesa (que foi desenvolvida durante 

a I GM), sendo essa doutrina considerada obsoleta para o contexto e tens«o que o mundo vivia 

com a II GM, assim nessa ®poca passou a ter forte influ°ncia da doutrina norte-americana, logo 

passou a receber armamentos e materiais. Em setembro de 1941 o EB recebeu os 10 primeiros 

blindados, em fevereiro de 1942 seriam recebidos mais 20 CC, sendo complementados por mais 

200 M3 Stuart que foram sendo entregues em lotes at® fins de 1944.  At® o t®rmino do conflito 

o ex®rcito brasileiro viria a receber um total de 437 Stuart (ARMAS NACIONAIS, 2013). 

O M3A1 Stuart possui como armamento principal um canh«o de 37 mm, quatro 

metralhadoras calibre .50, prote«o blindada de 15-43 mm. Em rela«o ao sistema de tiro 

possu²a um visor ·tico simples e a sua torre girava numa amplitude m§xima de 90Ü, o que 

dificultava muito a a«o do atirador do carro em terreno aberto, sendo uma grande limita«o 

nos campos de batalha (ARMAS NACIONAIS, 2013). 

             

2.2 A INFLUąNCIA AMERICANA A PARTIR DA II GM 

 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial (II GM), o Brasil que inicialmente era 

neutro, ap·s sofrer uma s®rie de ameaas ̈  sua soberania, por parte dos alem«es, resolveu 

juntar-se aos aliados (EUA, Frana, Inglaterra e Uni«o Sovi®tica). Esses fatos acarretaram na 

declara«o de guerra ¨ Alemanha e aos pa²ses do EIXO (Alemanha, Jap«o e It§lia), com isso o 

Brasil cede aos americanos uma s®rie de territ·rios para bases norte-americanas e como resposta 

recebeu alguns benef²cios. 

Esses benef²cios foram orientados pelo acordo Lend-Lease (Lei de empr®stimo e 

arrendamento, com esse acordo os EUA tinham condi»es, mesmo antes de entrar na guerra, de 

auxiliar os aliados com equipamentos militares e ap·s o t®rmino do conflito o pagamento por 

esses materiais n«o foi exigido), que viabilizou a transfer°ncia de equipamentos militar de uso 

geral e armamentos para as Foras Armadas do Brasil. Este acordo ® ainda marcante por ser o 

momento em que comeamos a romper com o modelo de doutrina francesa, e passamos a 

receber grande influ°ncia do modelo de doutrina militar norte-americana, como j§ foi citado 

anteriormente. 
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2.2.1 Sherman M4  

 

Durante a II GM o Brasil passou a ocupar uma posi«o estrat®gica como fornecedor de 

mat®rias primas e estabelecimentos de bases a®reas e portos na regi«o nordeste, com fun«o de 

envios de tropas, suprimentos e armas para a Europa e norte da Ćfrica. Nesta ®poca a Fora 

Terrestre brasileira passava por uma modifica«o de sua doutrina militar, deixando de seguir a 

doutrina francesa que era ultrapassada. Com equipamentos da I GM, uma moderniza«o 

mostrava-se necess§rio, em meados de 1945, dentro do acordo Lend-Lease, chegavam ao Brasil 

cinquenta e tr°s Carros de Combate Sherman M4, M4A1, M4 Composite Hull que logo 

entraram em servio pelo 1Ü Batalh«o de Carros de Combate (1Á BCC) situado no Rio de Janeiro 

(ARMAS NACIONAIS, 2015). 

             A diferena do M4 para o M4A1 era no casco, enquanto o M4 ® quase todo reto e 

soldado, o M4A1 ® arredondado, por ser fundido, j§ a vers«o Composite Hull era a mistura dos 

dois, com a frente arredondada e corpo reto. (BASTOS, 2011). Na II GM, foi o carro de combate 

padr«o utilizado pelo ex®rcito Norte-Americano, possui como caracter²sticas, canh«o de 75 mm 

como armamento principal e uma metralhadora calibre .50 como armamento secund§rio, 

tripula«o de 5 homens: comandante, artilheiro, municiador, motorista e assistente do motorista, 

velocidade de 38 km/h, no que diz respeito a blindagem, conforme H®lio Higuchi e Paulo 

Roberto Bastos JR, ña blindagem de M4 tinha 51 mm na parte frontal do chassi e nas laterais 

38 mm. Na torre o mantelete (escudo do canh«o), tinha 89 mm, a parte frontal da torre tinha 76 

mm e nas laterais 51 mmò (2008, p. 14). 

Seguidamente, na d®cada de 1960, a moderniza«o dos carros de combate Sherman M4 

em Israel e o seu triunfo em conflitos contra foras §rabes despertou o interesse do PqRMM/2 

no Brasil, organiza«o militar respons§vel pelos estudos e elabora«o da fabrica«o de 

blindados no pa²s. Como existiam muitos M4 em dep·sito no Ex®rcito, devido ao grande 

n¼mero recebido dos EUA, ainda sem fim definido, os engenheiros solicitaram um modelo 

Composite Hull para os seus estudos. Com a viatura em m«os, os trabalhos foram iniciados em 

1969 e de imediato foi proposta a mudana do motor radial a gasolina por uma unidade diesel 

nacional, mais confi§vel e econ¹mica. Simultaneamente, estava sendo lanado no pa²s, pela 

MWM, um propulsor ideal: V12 turbinado com 406HP. Al®m disso, a vers«o seria equipada 

com uma suspens«o HVSS (Horizontal Volute Spring Suspension), atribuindo ao carro de 

combate um aspecto bem distinto do original. (BASTOS, 2011). 
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Figura 2 - Os Carros de Combate M4 Sherman do Ex®rcito Brasileiro 

 

Fonte: FORTE FOR¢A TERRESTRE (2009) 

 

O Sherman possu²a um sistema de giro-estabilizador (somente no uso vertical), sendo 

um dos primeiros carros de combate a dispor deste dispositivo, de um sistema de partida el®trica, 

e juntamente um pacote de muni»es fornecidas estavam os tipos M61 Armour Piercing Capped 

- APC, M72 Armour Piercing (AP) e M-84 High Explosive (HE) e o M89 (de f·sforo branco), 

com uma cad°ncia de disparo de 20 tiros por minuto, tudo isso colocava os batalh»es do 

Ex®rcito em um n²vel mais elevado da arte da guerra. Os M-4 recebidos estavam divididos em 

duas subvers»es a primeira que ® considerada como Early Production (ou primitiva) que como 

principal caracter²stica tinha a a blindagem frontal tripartida, e Early Fused Front que foi a mais 

produzida da s®rie M4, que mantinha a blindagem fundida padr«o de todas as vers»es do 

Sherman produzidos, externamente o M4 possu²a uma carroceria blindada formada por chapas 

soldadas e em ©ngulo reto, com uma blindagem homog°nea inclinada em 60Ü (HIGUCHI; 

BASTOS JR, 2008). 
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Figura 3 - Carro de Combate M4 Sherman 

 

Fonte: NUNES (2014) 

 

Durante sua exist°ncia os M4 Sherman foram operados tamb®m pela Escola de Moto-

mecaniza«o, 2Ü Batalh«o de Carros de Combate, 6Ü Regimento de Cavalaria Blindada, 9Ü 

Regimento de Cavalaria Blindado e Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Mesmo 

com algumas limita»es na opera«o dos motores radiais Wright Continental R975 Whirlwind 

a gasolina, geradores auxiliares e caixas reguladoras devido a problemas no fluxo de peas de 

reposi«o, a frota brasileira de M4 Sherman sempre apresentou bons indicadores e 

disponibilidade sendo este patamar atingido graas a solu»es ñcaseirasò das equipes de 

manuten«o que empregaram desde componentes dos motores das aeronaves Stearman A-76 

desativados da Fora A®rea Brasileira (FAB) at® componentes retirados dos antigos M-3 Lee 

(ARMAS NACIONAIS, 2015). 

 

ñA verdade ® que, a despeito das defici°ncias citadas, os Sherman durante grande parte 

de sua carreira no 1Á BCC tiveram um alt²ssimo ²ndice de operacionalidade, muito 

maior que a de outros blindados do Ex®rcito, conforme podemos comprovar mediante 

tabela comparativa entre outras unidades que operavam blindados no Rio de Janeiro nos 

anos 1951 e 1952ò (HIGUCHI; BASTOS JR, 2008, p. 27). 

 

Tabela 1 - ĉndice de disponibilidade dos ve²culos das unidades do Rio de Janeiro. 

ĉndice de Disponibilidade dos Ve²culos ï Comparativos entre unidades do Rio de Janeiro 

Unidade 1951 1952 

1Ü BCC 81,7% 80,7% 

2Ü BCC 49,9% 61,2% 
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3Ü BCC 54,6% 54,6% 

1Ü BIB 68,8% 68,8% 

2Ü BIB 54,3% 58,3% 

Observa«o:  1Ü BCC ï M4 Sherman e M3A1 Stuart 

                      2Ü e 3Ü BCC ï M3 Lee e M3/M3A1 Stuart 

                      1Ü e 2Ü BIB ï M3 White Scout Car e Meia-Lagarta 

 

Fonte: HIGUCHI; BASTOS JR (2008) 

 

2.2.2 M-41 Walker Bulldog 

 

            Meados da d®cada de 1950 o EB, resolveu passar por um processo de moderniza«o de 

seus meios blindados que at® ent«o estavam equipados com carros de combate recebidos 

durante a II GM que j§ eram considerados ultrapassados. Este processo seria concretizado 

alguns anos antes com a assinatura de um Acordo Militar Brasil - Estados Unidos, que concedia 

prazos e custos vi§veis para a aquisi«o de material militar. Logo foram recebidos em agosto 

de 1960, 50 carros de combate M41 que foram distribu²dos ao 1Ü e 2Ü Regimento de 

Reconhecimento Mecanizado baseados nas cidades de Porto e Alegre e Santo Ąngelo no Rio 

Grande do Sul onde passaram a substituir os antigos M3 e M3A1 Stuart. Lotes subsequentes 

passaram a ser entregues totalizando mais 275 M41 modernizados ao padr«o M41A1 e 55 da 

¼ltima vers«o de produ«o o M41A3 (ARMAS NACIONAIS, 2014). 

Tiveram destacada atua«o na revolu«o de 1964, no qual muitos carros foram 

empregados na defesa de pontos estrat®gicos do governo. Ao substituir os antigos M4 Sherman, 

M3 Lee e M3 Stuart, o M41 trouxe inova»es tecnol·gicas de grande poder, como torres com 

sistema de acionamento hidr§ulico da torre, maior velocidade de deslocamento, sistemas de 

mira, seu canh«o M32 de 76 mm tamb®m era superior aos canh»es empregados nos blindados 

da d®cada de 1940, a vers«o M-41A3 estava equipada com um sistema de vis«o infravermelha, 

aparato at® ent«o in®dito no pais, e apesar de estar presente em um pequeno n¼mero de carros 

possibilitou a imers«o dos tripulantes em uma tecnologia de suporte a combate realmente nova 

para a ®poca. Em rela«o a prote«o blindada, sua blindagem ® de primeira gera«o, homog°nea 

com chapas de ao de 38 mm. 
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Figura 4 - M41 no Museu Conde de Linhares, no Rio de Janeiro 

 

Fonte: FATOS MILITARES (2019) 

 

Contudo, mesmo com grande import©ncia os M41 nunca receberam uma manuten«o 

eficiente. Muitos ve²culos acabaram danificados pela aplica«o de componentes de baixa 

qualidade e falta de peas originais para reposi«o em pontos cr²ticos do carro, como: retentores, 

mangueiras e linhas hidr§ulicas, causando h§ m®dio e longo prazo muitos desgastes e problemas 

em outros componentes vitais dos carros. A decis«o de economizar algumas centenas de d·lares 

por ve²culo trouxe consequ°ncias negativas, afetando assim a disponibilidade de um carro de 

combate que custava mais de meio milh«o de d·lares, por outro lado ® citado como exemplo o 

pa²s vizinho Uruguai, que com uma frota de apenas 22 ve²culos M-41, adquiria mais peas 

originais que o Brasil (BASTOS, 2011).  

Para mudar esse quadro de dificuldades na manuten«o da frota de M-41 foi conduzido 

estudos visando um programa de moderniza«o, onde al®m de substituir o grupo motriz 

(gasolina de alta octanagem e com faltas de peas de reposi«o) importado por um nacional 

(propulsor Scania DS 14 V8 a diesel), previa-se tamb®m a substitui«o do armamento principal 

que era um canh«o M32 de 76 mm, pois sua muni«o que era importada, n«o estava mais sendo 

produzida nos EUA, sendo inclu²do um canh«o 90 mm, estes estudos foram conduzidos pelo 

Parque Regional de Motomecaniza«o da 2Á Regi«o Militar (PqRMM/2), Centro de Tecnologia 
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do Ex®rcito (CTEx), Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD), em conjunto com a 

Bernardini  (foi uma importante empresa da ind¼stria de defesa b®lica brasileira, que atuou entre 

1912 at® 1992, sendo respons§vel pela constru«o e moderniza«o de diversas viaturas 

blindadas e motorizadas), sendo as primeiras unidades encaminhadas para a moderniza«o a 

partir de 1978 (ARMAS NACIONAIS, 2014). 

Uma mudana que deu certo foi a do canh«o 90 mm que posteriormente foi alterado por 

um de baixa press«o, aproveitando o mesmo tubo e adicionando maior precis«o. A torre ganhou 

algumas modifica»es, como: a instala«o de novos compartimentos; e a carcaa recebeu saias 

laterais, muito uteis contra muni»es carga oca (BASTOS, 2011). 

 

A mudana principal foi no armamento, o original possu²a um canh«o de 76mm, e a 

Bernardini ao lanar o modelo M-41B o equipou com um canh«o Cockerill de 90mm, 

similar aos usados nos blindados EE-9 Cascavel da Engesa e fabricado por ela sob 

licena da B®lgica, e dos da fam²lia XIA2 Carcar§ da Bernardini. Apenas dois blindados 

receberam estes canh»es para testes. V§rios operaram com o canh«o de 76mm na vers«o 

denominada tamb®m de M-41B, depois foram transformados em C com canh«o de 

90mm. Ap·s estes testes a conclus«o que o pessoal do Ex®rcito chegou foi a de que ao 

inv®s de comprar canh»es novos para equipar todos os M-41,optou-se pela forma mais 

barata, ou seja aproveitar o canh«o de 76 mm original, encamisando-o e posteriormente 

broque§-lo no calibre de 90mm, com o mesmo n¼mero de raias do Cockerill Engesa, 

podendo desta forma utilizar a mesma muni«o do Cascavel, pois o Ex®rcito havia 

adotado o calibre 90mm como padr«o (DEFESA NET, 2018). 

 

Por®m, mesmo com todos os anseios apresentados, a introdu«o do M-41 WALKER 

BULLDOG proporcionou ao Ex®rcito Brasileiro reequipar suas unidades (blindadas e 

mecanizadas), segundo o site DEFESA NET ñesse carro de combate foi a base de toda a 

forma«o blindada no Ex®rcito a partir da d®cada de 1960ò (2018), al®m disso, essa aquisi«o 

foi essencial para o reequil²brio da balana do poder b®lico na Am®rica do Sul, que na ®poca 

era predominantemente dominada pela Argentina. Outro ponto importante, foi o 

desenvolvimento da ind¼stria brasileira de defesa, visto que o programa de moderniza«o dos 

carros M-41 Walker Bulldog foi a maior experi°ncia de repotencializa«o realizada at® ent«o 

no pa²s e a primeira a disputar o mercado internacional, j§ que a Bernardini decidiu explorar o 

mercado internacional, por®m n«o obteve muito sucesso. 
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Figura 5 - 7Á RCMec realiza doa«o de blindados M-41 ao Ex®rcito Uruguaio. 

 

Fonte: 7Á RCMec (2018) 

 

2.2.3 EE-T1 Os·rio (Um Projeto Nacional) 

         

No comeo da d®cada de 1980, o Brasil possu²a duas empresas com elevada 

consolida«o na §rea de ve²culos militares: a Bernardini S.A. Ind¼stria e Com®rcio e a Engesa 

Engenheiros Especializados S.A. A Bernardini havia se especializado no repotenciamento e 

moderniza«o de velhos carros de combate M-3A1 ñStuartò e M-41 (sendo esse um pouco mais 

recente) do Ex®rcito Brasileiro. J§ a Engesa havia conquistado fama mundial no 

desenvolvimento e fabrica«o de ve²culos militares sobre rodas. Ambas as empresas resolveram 

partir, de forma independente, para o desenvolvimento de um carro de combate nacional 

(ARMAS NACIONAIS, 2020). 

A Engesa, que tinha como principal alvo o mercado externo, principalmente aquele onde 

reinavam os MBT (Main Battle Tank, em portugu°s: carro de batalha principal), tentou projetar 

um Carro de Combate Brasileiro. Este deveria conter doutrinas tecnol·gicas in®ditas, 

competindo com o que havia de mais moderno no setor (ARMAS NACIONAIS, 2020). 

Em 1982, fazendo uso do ent«o aprimorado programa de computador CAD/CAM, 

comeou o projeto. Como o Brasil n«o dominava itens essenciais, como blindagem e torre com 

seus optr¹nicos, foi preferido contratar servios de engenheiros estrangeiros para o 

desenvolvimento da blindagem e adquirir as torres de empresas especializadas no exterior. A 
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blindagem planejada pelos engenheiros seria a de face endurecida (2Û gera«o), no qual a 

defini«o prev° forte dureza externa e grande maneabilidade interna, e seria produzida por 

ind¼strias nacionais. No caso das torres foi planejado um canh«o raiado de 105 mm (L7/M68). 

Outros itens foram importados, como suspens«o, lagartas, motor, transmiss«o, perisc·pios de 

vis«o noturna, tel°metro laser e computador de tiro, tudo que existia de mais moderno no 

mercado. (BASTOS, 2011). 

 

ñO Os·rio incorporou um sistema de aquisi«o de alvos e controle de fogo que, na ®poca, 

era altamente sofisticado, sem equivalentes na Am®rica Latina. Na torre de 105mm, 

foram instalados dois perisc·pios belgas da OIP. Para o comandante do carro o modelo 

era do tipo LRS-5DN com vis«o noturna. O atirador utilizava um modelo LRS-5DNLC 

que, al®m dos mesmos recursos do anterior, tamb®m possu²a um tel°metro laser e um 

computador de tiro. O canh«o, por ser estabilizado, permitia a busca por alvos em 

movimento. Por®m, a precis«o do tiro em movimento ficava prejudicada, pois os 

perisc·pios eram acoplados mecanicamente ao canh«oò (POGGIO, 2015). 

  

O contexto hist·rico desta ®poca foi marcado por um cen§rio mundial favor§vel ao 

desenvolvimento da ind¼stria de itens de defesa devido a desejosos mercados para 

equipamentos b®licos o primeiro prot·tipo recebeu o nome de P.1, pronto em maio de 1985, 

ap·s muitos testes, embarcou rumo a Ar§bia Saudita para participar de uma avalia«o na escolha 

de concorrentes para uma grande licita«o, de cerca de oitocentos carros de combate, que 

poderia gerar novas vendas naquela regi«o. 

No pa²s §rabe o ve²culo impressionou as autoridades sauditas e foi, em conjunto com 

mais tr°s modelos, selecionado para participar de uma nova disputa. Seus oponentes se tratavam 

de nada menos do que havia de mais qualificado em carros de combate no mundo, sendo eles o 

AMX-40 da Frana, o Challenger ingl°s e o M-1 A1 Abrams americano. Esse fato concretizou 

que as previs»es da Engesa, de desenvolver e produzir um blindado brasileiro a altura do que 

existia de mais moderno e sofisticado no mundo, daquela ®poca, estavam corretas (BASTOS, 

2011). 
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Figura 6 - EE-T1 Os·rio em testes. 

 

Fonte: FORTE (2015) 

 

Mesmo com grande euforia e entusiasmo por parte dos Brasileiros sobre o futuro 

conv°nio com os §rabes, no meio de tudo isso o Iraque invadiu o Kuwait e na corrida 

armamentista o fornecedor que tinha armas a pronta entrega era os americanos. Logo a Ar§bia 

Saudita acabou comprando o M1 Abrams. Assim ficou evidenciado que mesmo com a enorme 

capacidade b®lica demonstrada pelo Os·rio, os laos pol²ticos entre os Estados Unidos e a 

Ar§bia Saudita foram mais fortes acarretando com o acordo de ambas as partes (POGGIO, 

2015). 

O inconveniente foi que mesmo obtendo °xito no campo t®cnico o Os·rio foi derrotado, 

externamente, no campo pol²tico, perdendo um mercado muito promissor que seria o da Ar§bia 

Saudita. Internamente, adicionado a perda da disputa, aconteceu a fal°ncia da Engesa, que 

decretada em 1993, surpreendeu a todos e desfez todo o conhecimento ali produzido. N«o se 

sabe exatamente os motivos que acarretaram na fal°ncia da empresa, de qualquer forma muitos 

ve²culos, ainda na linha de montagem, viraram ferro velho e alguns outros sucateados, como a 

cabea de s®rie do EE-T1 Os·rio, que cortado a maarico foi vendido como sucata. (BASTOS, 

2011). 

Com certeza, a produ«o do Os·rio proporcionaria grandes desafios ao Brasil, contudo, 

seriam desafios de extrema import©ncia que forneceriam ·timos frutos a fora terrestre. Se o 

projeto fosse levado em frente o lucro n«o seria s· com a exporta«o do carro de combate, mas 
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tamb®m ter²amos pela primeira vez ve²culos de ¼ltima gera«o, com enorme tecnologia 

embarcada e, principalmente, fabricado e desenvolvido no pa²s, trazendo grande crescimento 

para a ind¼stria de defesa b®lica nacional. 

Encontra-se preservados dois prot·tipos, que atualmente se encontram um no museu 

Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, e que quase foi leiloado, e outro no Centro de Instru«o 

de Blindados (CI Bld) em Santa Maria, RS. A conserva«o de ambos os blindados ® muito 

importante, especialmente no que tange ao adestramento da tropa blindada brasileira, na 

concep«o, design, armamento e seu pr·prio conceito, que foi previsto para atender nossas 

necessidades. Com certeza ® de fundamental import©ncia que todos integrantes das unidades de 

carros de combate pudessem ver e comparar esse blindado com os demais, o que colaboraria 

muito a sua forma«o como combatente blindado (BASTOS, 2011).  

       

Figura 7 - EE-T1 Os·rio no museu blindado do CI Bld. 

 

Fonte: CI Bld (2016). 

 

2.2.4 M60-A3 TTS 

 

Na segunda metade da d®cada de 1990, o Brasil comeou a buscar no mercado 

internacional op»es de carros de combate para substituir sua frota de M-41 considerada j§ 

ultrapassada. Baseado no programa de moderniza«o FT-90 (Fora Terrestre), encontrou nos 
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EUA uma proposta de 91 carros de combate M60 A3 TTS pertencentes aos excedentes do 

ex®rcito norte-americano, pelo valor de 12 milh»es de d·lares. A respeito do ponto de vista 

econ¹mico e t®cnico se tratava de uma proposta interessante, sendo aceita pelo Ex®rcito 

Brasileiro em 1996. Os primeiros Carros de combate M60 chegaram no Brasil em 1997, sendo 

distribu²dos ao Centro de Instru«o de Blindados no Rio de Janeiro-RJ, 4Á Regimento de Carros 

de Combate em Ros§rio do Sul (RS), 5Ü Regimento de Carros de Combate, em Rio Negro (PR) 

e a Escola de Material B®lico, no Rio de Janeiro (RJ) (ARMAS NACIONAIS, 2015). 

A aquisi«o do M60 trouxe a tropa blindada o acesso a tecnologias in®ditas embarcadas 

em ve²culos blindados, como os sistemas Tank Thermal Sight (equipamento de vis«o noturna 

passiva e residual), tel°metro laser, computador bal²stico M21, tiro estabilizado e indireto, al®m 

de possuir uma blindagem mais resistente, que possu²a um ©ngulo mais ²ngreme, aumentando 

assim a efici°ncia da blindagem, dotado de um motor mais potente que seu antecessor e 

principalmente no armamento com um canh«o de 105 mm e alcance de 4 km, mais poderoso 

que o canh«o M32 de 76 mm do M-41. Como limita«o o M-60 apresentou o inconveniente de 

que seu peso de deslocamento ser inadequado em algumas regi»es devido a estrutura rodovi§ria 

e ferrovi§ria nacional n«o ter sido dimensionada para opera«o e transporte de blindados desta 

categoria. Contudo, apesar desta limita«o esse carro de combate gerou um importante legado 

de doutrina operacional para o Ex®rcito Brasileiro (ARMAS NACIONAIS, 2015). 

Apesar das unidades apresentarem algumas pequenas diferenas entre si (fruto de 

programas de melhorias e moderniza»es), a vers«o A3 incorpora todos os desenvolvimentos 

da fam²lia M60, possuindo visores noturnos termogr§ficos, permitindo a identifica«o de alvos 

camuflados, ver atrav®s poeira, chuva etc.; e enxergar a noite. Tem alta mobilidade, ainda que 

seu peso e tamanho tenham causados muitos problemas nos quart®is, os quais n«o estavam 

preparados para receb°-los e acabaram sendo colocados nos mesmos espaos dos M-41, que 

eram de outra categoria (BASTOS, 2011).  

Seu armamento principal ® o canh«o 105 mm L-7, raiado, podendo realizar tiros em 

movimento, com alcance ¼til de 4 km, possui tamb®m uma metralhadora M240-H coaxial 7,62 

mm e uma metralhadora antia®rea .50, na torre do comandante. Pode ultrapassar cursos dô§gua 

de at® 1,2m sem preparo e at® 2,4m com preparo. Sua guarni«o ® de 4 militares, dispondo de 

sistemas hidr§ulicos e de estabiliza«o do canh«o, computador de controle de tiro, 

equipamentos de telemetria laser, podendo atuar em ambiente qu²mico, biol·gico e nuclear 

(QBN). Foi projetado com a finalidade de proporcionar o tiro de canh«o a longas dist©ncias, 

sobre uma plataforma estabilizada, com elevada probabilidade de acerto, mesmo contra alvos 

em movimento e sob qualquer condi«o clim§tica e de visibilidade. (BASTOS, 2011). 
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Sobre a prote«o blindada o M-60 possui uma blindagem de segunda gera«o, formada 

por ao de face endurecida, que ® capaz de suportar o impacto de muni»es de maior penetra«o 

do que a blindagem de primeira gera«o. Essa referida blindagem chega a atingir a espessura 

de at® 120 mm na parte frontal, possuindo assim, um bom grau de prote«o. Como limita«o, ® 

desfavorecido pela sua alta silhueta que no combate contra outro CC acaba ficando exposto ¨ 

observa«o e condu«o do tiro inimigo, e apresenta uma maior §rea a ser impactada (VERAS, 

2015). 

O M-60 ® considerado um carro de combate que est§ na segunda gera«o e ap·s passar 

por uma moderniza«o ganhou como melhoria uma c©mera de imagem infravermelha passiva 

ou imagem t®rmica para combates em situa»es de visibilidades adversas e para detectar alvos 

camuflados. Seu canh«o e computador de tiro foi adaptado para disparar novas muni»es de 

energia cin®tica, que s«o dardos de metal (muito duro), que disparados a altas velocidades, 

conseguem penetrar blindagens grossas superiores a 500 mm (50 cm). Esses dardos de metal 

quando disparados de um canh«o de 105 mm consegue perfurar at® 58 cm, ele ® feito de 

tungst°nio ou ur©nio empobrecido (DOS SANTOS, 2012). 

 

Figura 8 - Blindagem do M-60 

 

Fonte: STEEL BEATS 

 

Atualmente, ainda operando, a frota de M-60, integra o 20Á Regimento de Cavalaria 

Blindado, situado em Campo Grande- MS, pelo menos trinta e dois ainda est«o sendo utilizados 
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por essa organiza«o militar e os demais est«o sendo utilizados para a reposi«o de peas para 

os blindados em emprego, organizando assim a cadeia log²stica desse carro de combate. Vale 

ressaltar, a atua«o do Parque Regional de Manuten«o da 5Ü Regi«o Militar - PqRMnt/5 em 

Curitiba, respons§vel por realizar toda a manuten«o do blindado, e que mesmo com 

adversidades realiza um excelente trabalho, incluindo a nacionaliza«o de alguns componentes, 

como barras de tor«o e almofadas de lagartas. 

 

ñO M-60 A3 TTS (Tank Thermal Sight) acabou sendo o melhor carro de combate em 

opera«o na Am®rica do Sul, superior a todos os empregados pelos demais pa²ses da 

regi«o, a partir da sua aquisi«o e uso, s· sendo superado quase dez anos depois, 

quando o Chile adquiriu aproximadamente uma centena de Leopard 2A4 da Alemanha, 

negocia»es que iniciaram-se por volta de 2005, mas que n«o representam ameaas 

para n·sò (BASTOS, 2012). 
 

Figura 9 - M-60 em desfile no 20Á RCB. 

 

Fonte: 20Á RCB (2016). 

 

2.2.5 Os Blindados Alem«es  

 

Durante a d®cada de 1990, o programa de moderniza«o FT-90 (FOR¢A TERRESTRE) 

proporcionou a renova«o de doutrina, equipamentos e ve²culos, envolvendo especialmente os 

carros de combate. Nessa ®poca o Ex®rcito Brasileiro ainda utilizava o j§ obsoleto carro de 

combate M-41 C (Walker Bulldog), que apesar de repotencializado n«o atendia as necessidades 

do cen§rio b®lico daquela ®poca. Mesmo com uma s®rie de restri»es oramentarias o minist®rio 

do Ex®rcito realizou um projeto para a aquisi«o de um novo MBT. 




























