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POLiTiCA E ESTRATiGIA NO
BjiASIL CONTElaPOjiANEO

Shigueltoti Mt?an'toto
Alessandro SILL,mabuku,rox

Introdugao

Geograficamente, o Brasil tem indicadores extremamente
favorfveis: grande extensio territorial com 8.5 milh6es de qui16metros

quadrados, ocupando metade da America do Sul; populagao em togo
de 50% dos habitantes sul-americanos; 15 mil km de fronteiras terrestres,

limitando-se com 10 parses da regiao(exceto Chile e Equador); 7.500
de linhas costeiras, e um mar teiTitorial com uma superffcie de 4.5
milh6es de km2, conforms a resolug:io da ONU, de abril de 2007.z

O pars tem ligag6es na Bacia do Prata, com os Andes, com a
Bacia Amaz6nica, este pr6ximo ao Caribe e usufrui de extensa faixa
litorinea no At16ntico Sul; clima temperado no sul e tropical na maior

parte do territ6rio
Com todos estes fatores, n5o 6 de se estranhar que os formuladores

de polfticas ptlblicas (dentre as quads se incjuem as rejacionadas com
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aspectos extends e estratfgicos), homo os governantes e setores diversos
da sociedade(homo os militares, diplomatas, juhstas, meio acad6mico,
jomalistas, etc.) tenham pensado sempre no papal reservado para um
pars com tail caracteHsticas. Ao longo do tempo, um dos pensamentos
mais comuns foi vislumbrar o Brasil como lfder regional no subcontinente

sul-americano, mas com condig6es de aspirar status maior no sistema
internaciona]

Tradicionalmente os responsaveis pda formulagiio e
implementagao da polftica externa do pars estiveram aquartelados no
Minist6rio das Relag6es Exteriores, mais conhecido como Palfcio
ltamaraty. Etta 6, sem qualquer davida, a instincia maid representativa

do Brasil, no que diz respeito a protegao e defesa dos interesses nacionais

com os demais vizinhos e nag6es, sqa em tempos bilaterais quanto
multilaterais.3 No entanto, sempre houve, simultaneamente, polo menos

mais doin loci importantes que ajudam a definir e a implementar a
polftica extema brasileira: os militares e os economistas.

Dependendo das conjunturas, houve momentos em que uma das
tr6s instincias ocupou espago mais privilegiado como 16cus decis6rio
de formulagao da poll.tina extema nacional. Sobretudo nos meios
castrenses, entry alguns representantes do Minist6rio das Relag6es

Exteriores, e em ag6ncias do p]anqamento govemamenta], podem ser
encontrados aqueles que percebem o papal do Brasil nos cenfrios
regional e intemacional, levando em conta sobretudo as varifveis
estrat6gico-militares, sob prisma geopolftico.

3 Existem trabalhos que tratam especificamente do Minist6rio das Relag6es Exteriores
Cf. Zairo Borges CHEIBUB -- Z)@/0/7zacia, d@/0/7za/as e polfrica ex/er/za.' aspecros

do processo de i/zs/f/ucla/2aZizagao do /ramaraD '. Dissertagao de mestrado em Ci&ncia
Politica, IUPERJ, 1984; Flfvio Mendes de OLIVEIRA CASTRO - His/aria da
orgcznfzagdo do 71/fnfsrZrio das J?e/agnes Ex/e/"iorei. Brasilia: Editora Universidade
de Brasilia, 1983
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Um trago comum parece unificar this pensadores, ainda que de
vertentes te6ricas e forma96es distintas, que 6 o de projetar o Brasil
como grande pot6ncia mundial, nos molded que empresta tal designagao,
autores que v&o de Napoleao Bonaparte a Antonio Gramsci, passando
por A16xis de Tocqueville.4 Cada um disses levantou aspectos que
definem o que deja grande pot6ncia, incluindo os tradicionais fatores

de poder do Estado, com varifveis tangfveis e intangi.veil, com
elementos mensurfveis como o tamanho do teiHt6rio, as forges am)adam,
a populagao, os recursos naturais, at6 os aspectos culturais que abrangem

a lingua comum, a unidade nacional, a estabilidade das instituig6es,
etc., e que Renouvin e Duroselle chamam de ''forgas profundas''.s

No pars ha um ndmero aprecifvel de autores que pensaram o
Brasil Grande, propondo modelos politicos e os caminhos que deveHam
ser percorTidos na busca de tal intento. A partir do pr6ximo parggrafo
vamos nos concentrar nessas quest6es

1. Bases do pensamento geopolitico brasileiro

Comparado com a maior parte do mundo, o Brasil tem posigao

szli ge/zeros. Apesar de ngo se localizar, nem fazer parte dos locals onde
;'fervi]havam cu]tura'', nem de estar diretamente ]igado a influenciadores

da cultura mundial, o pars foi um dos primeiros que passaram a discutir

4 Desses autores ver A16xis de TOCQUEVILLE -- ..4 .Denzocracia /la A/zzZrica, 2' ed.
Belo Horizonte/ao Paulo: Editora Itatiaia/Editora da Universidade de S5o Paulo. 1 977.

p. 3 15-3 16; Antonio GRAMSCI -- Maquiavel a politica e o Estado Modelo. Rio de
Janeiro: Editora Civilizagao Brasileira, 1968, p. 191-193. Em 1804 em
correspond6ncia ao rei da Priissia Napoleao Bonaparte dizia que "La politique des
Etats est dads leur geographic". Apud Jean BRUNHES & Camille VALLAUX fxz
geographic de !' Histoire(Geograpltie de I,a pail et de ta guerre sur terre et Slur iter).
Paris: Felix Alcan, 1921, p. 25.
5 P. RENO1JVIN & J.B. DUROSELLE -- /rzfroda o a Hf.s/6i.fa das .Re/a€8es
/n/er/zac o/zaps. Sgo Paulo: Difusio Europ6ia do Livro, 1967
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e produzir textos sobre geopoli.tica, no sentido em que entendemos tal
area de estudos. Desde os anon 20 do s6culo passado se comegou a

divulgar ]ivros e ensaios, discorrendo sobre a necessidade de resolver as

mazelas que grassavam em todos os meios, como tamb6m se tratou, desde

o ini.cio, do papal a ser exercido polo pars, apoiado em suas diversas
caracterfsticas geogrfficas, no cengrio regional e mesmo mundial

Fate curioso 6 que tail preocupag6es comegaram a tomar compo

e adquirir sojidez te6rica logo apes o t6rmino da Primeira GuetTa
Mundial, quando o Brasil ja reivindicava vaga como membro
permanente do Conselho de Seguranga da Liga das Nag6es. Como tal
objetivo nio foi alcangado, o governs do Rio de Janeiro(Capital Federal

naquela altura) desligou se da Sociedade das Nag6es em 1926.' Coma
se vera, ao longo dente texto, ainda hoje, quatro gerag6es depois, o

assento permanente do Conselho de Seguranga das Nag6es Unidas 6
uma das reivindicag6es maid presentes da politica externa brasileira

Naqueles anon, ainda em 1919, Elysio de Carvalho ja dizia a
que vinha, e sugeria como pensar o Brasil, e qual o paper da geografia
na definigao das poll.ticas nacionais. Antes dessa obra, contudo, ja
manifestava sobre o Brasil Grande.7

Nas d6cadas de 1920 a 1950, doin grander autores ocuparam

espago apreciavel na geopolftica brasileira, deja fazendo discuss6es
te6ricas, seja apresentando medidas concretas para fazer a redivisgo
territorial do paid, considerada desequilibrada porque unidades federativas

6 Sobre o papal desempenhado polo Brasil junto a elsa instituigao, ver os texton de
Eugenio Vargas GARCIA -- O Blasi/ e a Lfga das ]Vag6es (./9/9-/926), Porto Alegre:
Editora da Universidade-UFRGS/FUNAG, 2000; Norma B]REDA DOS SANTOS -- Z,e
.Brdsi/ el Za SocfZ/ des N2zfio/zs (/920-/926). G6neve: Those/University de G6neve-
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 1996.
7 Desse autor, pioneiro da geopolitica no Brasil, consultar ;.Elysio de CARVALHO --
Brasil patencla mul'taint - Inqugrito sabre a ind&stria siderfrgica ito Blasi!. Rio de
Janeiro: S.A. Monitor Mercantil, 19 19; Ojai/or geogru/2/nico /za po/f/fca brasiZeiru
Rio de Janeiro: S.A. Monitor Mercantil, 1921
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de apenas algumas dezenas de milhares de qui16metros quadrados faziam

companhia a outras de maid de um milhio de qui16metros quadrados.'
Ou sda, este era um problema n5o apenas administrativo e poll.tico, mas

com implicag6es geogrgficas, que deveria ser o mats brevemente possivel
equacionado, para ''equilibrar a federagao '

Desde o comego os estudiosos da geopolftica nio se preocuparam
tgo somente com as dimens6es tenitoriais e as fronteiras brasileiras, mas

acharam-se igualmente voltados para o pr6prio fema da organizagao
nationale com o(mau) funcionamento das diversas instituig6es polidcas.
Etta sera uma constants na evolugao da geopolitica brasileira,
respaldando-se em autores do pensamento autoritgrio nacional, como
Alberto Torres e Oliveira Vianna.9

Ao contrfrio de sous vizinhos, o Brasil sempre se apresentou

com propostas praticas para que o pars pudesse altar no cengrio mundial,
n5o se satisfazendo em adotar ou manter apenas posturas reativas frente

as polfticas implementada polos sous vizinhos, comportamento adotado

pda Argentina. No Brasil, a geopoli.tina sempre foi pensada como uma
peoria do poder. lsto fica muito claro na literature nacional desde os
sous inicios.

Era Everardo Backheuser com ni.tidal influ6ncias de Rudolf

Kje116n e Frederich Ratzel, apesar de s6 reconhecer as do primeiro, que
discorria sobre a necessidade de se redividir o territorial nacional,
defendia um govemo forte e centralizado, e sugeria que se deveria mesclar

a populagao brasileira -- indolente por se localizar nos tr6picos -- com

8 Everardo BACKHEUSER foi quem propos uma nova redivisao territorial, enquanto
Mario TRAVASSOS pensou geopoliticamente o Brasil no espago regional
sulamericano. Consultar Everardo BACKHEUSER -- Proble/ zas da .B/'asf/ -- .Es/rzzrtl/'cz

geopoJ ica. Rio de Janeiro; Grupo Omnia, 1933; Mario TRAVASSOS -- Prolefao
Co/lffne/2fa/ do .Brasil, 4'. Edigao. Sio Paulo: Companhia Editora Nacional, 1947

9 Veja-se por exemplo, Alberto TORRES -- area/zfza€ao .IVacio/zaZ, Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1914.
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migrantes oriundos do Mediterrfneo temperado. Momento houve em

que teve necessidade de defender-se, coho ocorreu nos 30 e 40, para
desfazer dQvidas de que serif admirador e seguidor de Ratzel, ou que
tivesse simpatias pda polftica expansionista do Terceiro Reich. Foi

inclusive elsa estreita vinculagao da geopolftica com Karl Haushoffer, e
o oconido no pr6 ll Guerra Mundial, que fez com que no Brasil a
geopo[itica e sous estudiosos fossem estigmatizados, e durante bongo
tempo permanecessem ocupando os restritos espagos dos institutos

militares, nos departamentos envolvidos com o planejamento estrat6gico,
pensado em moldes estritamente castrenses.

O capitao Mario Travassos desempenhou papel importance e
privilegiado ao dado de Everardo Backheuser, nos prim6rdios da
geopolrtica brasileira. Sua proposta era ambiciosa e tratava da projegao
do Brasi[ no continents. Era uma anf]ise geopo]ftica por exce]6ncia,
onde abordava com propriedade as caracterfsticas geograficas
sul-americanas, analisando o que denominava de antagonismos
geogrlificos da regiao: de um dado opunha o Oceano At12ntico ao Pacinlco,
e, de outro, as Bacias Amaz6nica e Platina. No meio disses
antagonismos, em p]eno telht6rio bo]iviano, ]ocalizava-se a regiao-chave
do continents, o coragao sul-americano, nos mesmos moldes do
grande heartland proposto por sir Hanford Mackinder em 1904 na
Royal Geographical Society de Londres.to O dome.nio do triangulo
lucre-Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra tomava-se, portanto, vital,
para quem quisesse ou tivesse aspirag6QS mais ambiciosas.

Interpretando corretamente ou ngo os anseios de Travassos, o
certo 6 que a Bolivia sempre esteve nos cflculos dos estrategistas
brasileiros, merecendo especial atengao em todo o tempo. Tanto por suas

lo De salford MACKINDER, conferir -- Z)e/ zocra/ic /dea/s cz/zd RealiO. 2' ed. New
York: The Norton Library, 1962. Nio vamos aqui mencionar a bibliografia sobre a
geopolrtica mundial, porque se trata de literatura conhecida por todos aqueles que se
debrugaram sobre o tema. Apenas ser:io feitas refer6ncias sobre os autores.
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riquezas gasiferas, homo para mant6-1o pr6ximo, nos anos 60 o govemo
brasileiro cedeu a nagao boliviana uma safda para o Oceano Atlantico,
atrav6s do porto de Santos, no estado de Sgo Pulo. Como se pods lembrar,
a Bolivia perdeu seu acesso marftimo na Guerra do Pacifica (1864-1870),
convertendo-se, desde entao, em um pars mediterraneo, enclausurado
como prisioneiro geopolitico no centro do continents sul-americano.

Apesar de ter uma produgg.o quantitativamente maid reduzida do

que Everardo Backheuser, Mario Travassos vai constituir com sous
parceiros do futuro, o quarteto maid significativo do pensamento
brasileiro, juntamente com os generais Golbery do Couto e Silva e Carlos
de Meira Mattos e a professora e ge6grafa Therezinha de Castro.

O que diferencia essen autores de pensadores outros, 6 que nos
escritos desse quarteto encontram-se as propostas efetivas tanto de
interiorizagao e integragao nacionais, coma tamb6m da proJegao do

pMs nos fmbitos regional e global, enquanto Backheuser, por exemplo,
estava mais voltado para a anflise da dinfmica interna, da estrutura
polftica do Brasil.

Alguns tomas tamb6m fizeram parte permanente da agenda dos

geopoliticos, a16m dos jf citados: a transfer6ncia da Capital Federal do
Rio de Janeiro para o hinterland brasileiro, o que acabou se
concretizando com a construgao de Brasl0ia no final da d6cada de 1950,

situada a mats de um milhar de qui16metros de distincia do mar. Elsa,

na verdade ja era uma aspiragao antiga, e que faz parte das sugest6es de
outros pensadores e poll.ticos, polo menos desde os finais do s6culo
XVlll, quando Jose Bonif ado advogava tal proposta em 1793, inclusive
apresentando o noms que foi adotado para a futura Capital Federal
BraslHia.

li Uma anflise sobre esses autores pods ser encontrada em Jorge Manuel Costa
FREITAS - 4 Zsco/a geopo/ ica brash/ezra. Lisboa: Instituto Superior de Ci6ncias
Sociais e Poll.ticas, 1 999. Ver, tamb6m, Carlos de MEIRA MATTOS -- ''A geopoli.tica

brasileira: predecessores e geopolfticos", Nevis/a da Esco/a St1/2erfor de Guerra, Rio
de Janeiro, ano XVl1 (39):58-82, 2000.
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Fronteiras o maid distante posse.vel tamb6m foi item constants da

polftica nacional, mesmo antes disses autores, e quando a pr6pria
terminologia ''geopolftica'' ngo havia ainda sido cunhada por Rudolf
Kjellen em 1899 em artigo publicado na revista sueca Ymmer.

O avango das fronteiras em diregao ao Sul, e sempre rumando
para Oeste, rompendo o Tratado de Tordesilhas de 1494, foi uma
constants, at6 a aquisigao do estado do Acre, comprado da Boil.via, no
ini.cio do s6culo XX, quando o Estado brasileiro adquiriu seu contomo

geogrffico atual.
Foi elsa conti,nua marcha para oeste que ainda hoje desperta

desconfiangas dos pai.ses vizinhos, quando o govemo brasileiro toma
iniciativas maid consistentes, ora para ocupar e preencher
definitivamente seu tenit6rio, ora na implementagao de political vigorosas

como o Programa Calha Norte, anunciado em meados da d6cada de

Hf que se fazer aqui claus disting6es. Uma delas 6 que a
produgao geopolftica, na maior parte das vezes, foi gestada fora das

instfncias govemamentais, oficialmente. lsto n5o impediu, entretanto,
que coincidentemente, autores significativos tenham safdo justamente
daEscola Superior de Guerra(ESG), diretamente vinculada ao Estado-
Maior das Forgas Amladas. Nesse caso, a ESG era o grande laborat6rio

responsavel pda elaboragao de um pensamento estrat6gico, mas dentro
do contexto da Guerra Fda.iz Por ipso mesmo, fora criada em 1949,

inspirando-se nos molded do National War College norte-americano,
com duas finalidades: elaborar um pensamento estrat6gico, e formar
uma elite nacional que estivesse preparada para implementar tal projeto
quando se tomasse posse.vel. Foi dessa instituigao que salaam os generais

Golbery do Couto e Silva e Carlos de Meira Mattos.

1980

2 A trajet6ria da instituigao pode ser encontrada em Antonio ARRUDA -- .ESG
hisf6ria de szza doa/Fina. Sio Paulo: Edig6es GRD/INL/MEC, 1980.

10



A segunda caracteristica que dove ser apontada 6 que nem sempre

as polfticas implementadas no plano federal obedeceram crit6rios
geopolfticos. Na realidade into raramente aconteceu, apoiada nos
conceitos estruturados pda Escola Superior de Guerra.

O preenchimento dos espagos vazios, mormente a partir do centro

do pars, a seguranga nacional, o mundo pautado em relag6es hobbesianas,

estio no centro do pensamento golberyano em texton redigidos no inicio
e final dos anos 50, divulgados inicialmente em 1957 nos Aspen:/os

geopo/ feds brczsfZefros. Com outros escritos dos nos 60 foi republicado

em 1967, quando o estamento militarjf se encontrava montado no poder
hf tr6s &DOS.is

No perfodo que vai dos anon 20 at6 o golpe militar em 1964
foram criadas, portanto, as bases do pensamento geopolftico nacional.
De um dado, definiram-se os tomas da agenda brasileira; de outro
moldaram-se os conceitos te6ricos, sofrendo influ6ncias tanto internas

quanto extemas. No que diz respeito aos tomas, pode-se fazed umadivisgo
em tr6s grander linhas: a primeira diz respeito a discussgo dos conceitos

da fomla como foram apresentadas por Ratzel e Kje116n, principalmente.
Os outros autores, ainda que fossem objeto de interesse,jf que elaboraram

suas pr6prias teorias sempre ocuparam paper manor, entry os quads podem

ser mencionados desde Alfred Thayer Mahan, Nicholas John Spykman,
A. P. Seversky. salford Mackinder e Karl Haushoffer tiveram deus
espagos nas discuss6es nacionais, maid o primeiro que o segundo, em
fungao dos vinculos desse com as polfticas do nacional-socialismo
alemgo. A segunda se refers is discuss6es sobre a estrutura geopoli.tica

13 Hf vfrias edig6es dos escritos do general Golbery do Couto e Silva. A primeira foi
publicada em 1957 peta Biblioteca do Ex6rcito Editora: .4spec/os geopo/ ices do
BrasfJ. Depois foi relangada com o tftulo de Geopo/#fca do .Brasil, Rio de Janeiro,
Livraria Jose Olympio Editora, 1967. A terceira edigao incorporou a palestra feita na
Escola Superior de Guerra em 1980: Co/ an/ara po/ rica /lucio/ta/ -- O Porter
Exebufivo & Geopo/aida do .BrasfZ, 3' ed. Rio de Janeiro: Livraria Jose Olympio
Editora, 1981
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brasileira strito sensu, ou sqa, debatendo quaid as poll.ticas e o que deveria

ser realizado para sanar os problemas nacionais, entry os quaid se
colocavam ressalvas sobre o precario funcionamento das instituig6es
como a pr6pria organizaqlao nacional, para se unificar e integrar o pals
nos doin sentidos Norte-Sul e Leste-Oeste, fazendo com que se tomasse

uma massa terrestre maid uniforms cultural, polftica, econ6mica e
demograficamente.

Por isso, adquirem especial forma, assuntos coma a redivisio
territorial, meios de comunicagao vifrios, a mudanga da Capital Federal,

a questao demografica e o fortalecimento das fronteiras. Tudo into tinha
como objetivo tomar o pars s61ido em todos os niveis. A 61tima diz
respeito a pr6pria projegao do pars inicialmente no cengHo regional,
adquirindo amplitude a partir dos anos 60, ainda que eventualmente

into ja fosse colocado mesmo no inicio da d6cada de 1920.
Em um segundo navel as influ6ncias sofhdas polos autores, para

elaboraga.o de suas propostas, podem ser igualmente divididas em
intemas e extemas. No plano dom6stico, em grande parte dos casos, a

geopolitica n&o foi pensada isoladamente, levando em conta apenas
suas caracteHsticas geogrfficas, as capacidades que o pars tem e que

poderiam ser melhor aproveitadas. Para ipso, se fazia necessfrio,
contudo, outro elemento: um governo competente, instituig6es s61idas e

sobretudo um modelo polfhco centralizado, portanto apoiado em concepg6es
autoritirias.

A percepgao de quem pensou os problemas nesses anon, sob

esse prisma, era a de que se tomava impossi.vel elaborar toda uma base
conceitual e te6rica, sem que houvesse possibilidade de implements-lo
atrav6s de poll.ticas cortes. E into s6 poderia ser realizado com governor
igualmente fortis, jf que as instituig6es como o pr6prio Legislativo

padeciam de correta interpretagao de sous verdadeiros pap6is para a
construgao do Brasil, uma vez que pensavam em sous exclusivos
interesses, e nio nos da nagao, verdadeiramente falando. Daf o uso de
autores clfssicos do pensamento politico brasileiro, que servem de

12



arcabougo te6rico para suas teorias e elucubrag6es, entry os quads
Francisco Campos e Azevedo Amaral a16m dosjg. mencionados Oliveira
Vianna e Alberto Tones. S5o essay concepg6es, e nesse contexto, que a

Escola Superior de Guerra vai produzir toda a sua produgao intelectual
As influ6ncias external s3.o visa.veil, tanto dos pr6prios

geopoliticos tradicionais, jf anteriormente citados, como, principalmente
a partir da Segunda Guerra Mundial. Peso acentuado vai ser sentido
atrav6s das contribuig6es das concepg6es norte-americanas, culo pals
syria alvo de especial curiosidade e admiragao palo fato de terem surgido

no p6s-conflito coma a grande pot6ncia industrials militar do mundi.
Por ipso, os combatentes nacionais que lutaram em campos da

Italia (pracinhas ou febianos) viajaram aos Estados Unidos, trazendo
depois o modelo que implantaram para a criagao da ESG, utilizando os
mesmos conceitos lg, utilizados, como o poder nacional, objetivos

nacionais permanentes e atuais, seguranga nacional, e o modelo de
planejamento estrat6gico, como se encontra formulado em obra
igualmente importante de Golbery do Couto e Silva.t4

A produgao dos componentes dessa instituigao 6
quantitativamente aprecifvel, se:ja atrav6s de sua revista Seguranga e
Desenvolvimento(criada em 1951), seja atrav6s dos Irabalhos realizados

is centenas (desde a fundagao da ESG em 1949), at6 a produgao
individual de sous membros, coma Golbery do Couto e Silva, Carlos de

Meira Mattos, Juarez Tfvora e dezenas de outros, divulgados em revistas

mi[itares coma A Dq4esa ]VacfonaZ.
Foia mescla de tudo isto que, ao lingo de dual gerag6es, acabou

solidificando e criando um forte pensamento nacional cujo objetivo

principal era claro: proletar o Brasil no cengdo global, ocupando o lugar

4 Cf. VISAO -- ''1922-1972 -- a longa marcha", Vfsdo (17), 3 de julho de 1972;
Golbery do COUTO E SILVA -- P/a/lq/a//ze/t/o esrrafggfco. Rio de Janeiro: Biblioteca
do Ex6rcito Editora, 1955.
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que, consideravam por direito deveria caber a este pars continental, um
dos maiores do mundi.

2. O regime militar, a geopolitica e o Brasil Pot6ncia

Quando oconeu o golpe militar em 1964, esse arcabougo te6rico

e pratico ja estava dodo preparado. Faltava uma oportunidade para
implementar essay id6ias. E foio que ocorreu, polo menos em parte. Na
realidade s5o incorretas as interpretag6es vigentes, por exemplo, em
grade parte da America Latina, que creditam todas as polfticas
govemamentais do peHodo, exclusivamente, is influ6ncias esguianas

ou estrat6gico-militares. De um lado, o fato de o estamento militar ter
ascendido ao poder ]evou a que se identificassem nas polfticas publican,
inspirag6es geopolfticas. Em segundo lugar, que a pr6pria ascens5o

das Forcas At-madam ao aparelho de Estado tinha sido ja planejada para
a durabilidade que teve, de duas d6cadas. Ha necessidade, portanto, de
que algumas observacoes spam feitas.

Quando o presidents Joie Belchior Marques Goulart foi apeado
do poder em I ' de abril de 1964, e o marechal Humberto de Alencar
Castillo Branco colocado em seu lugar duas semanas depois, a edig2io
do primeiro Ato Institucional(que nio tinha namero, porque pretendia
ser tinica), estabelecia claramente a durabilidade do novo govemo: 31
de Janeiro de 1966.i5

O resultado desfavorfvel obtido polo govemo nas eleig6es de
1965, trouxe, contudo, efeitos inesperados, ao lada de outros fatores. O
primeiro 6 que aqueles que haviam assumido o poder ngo encontravam

justificativas, nem se encontravam motivados para, depois de terem
feith o movimento de margo/abril de 1964, devolver o poder para os

15 Cf. Senado Federal--"Ato Institucional", Z,egff/afar Cb/zs/f/acfona/e Co/np/eme/z/ar.
Brasilia: Divisio de Edig6es T6cnicas do Senado Federal, 1972, p. 89-92.
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mesmos grupos que tinham fido destitufdos, s6 por causa dos resultados

eleitorais que n5o conespondiam, agora, aos sous desejos. Em segundo
lugar, as ambig6es do Ministro da Guena, marechal Arthur da Costa e
Silva que desejava, igualmente, ser o sucessor de Castillo Branco.

Principalmente para dar conta dessas diferengas de interpretagao
sabre os rumor da chamada "revolugao", e, para evitar clivagens internas

maid forbes, editou-se, logo apes os resultados das eleig6es, em 27 de
outubro de 1965 o Ato Institucional n' 2, estabelecendo as regras para

a eleigao do presidents e pronogando o mandato de Castelo Branco at6
15 de margo de 1967, tornando, a partir daquele momento, indefinido o

perfodo de intervengao. Simultaneamente, extinguia-se o sistema
multipartidfrio vigente, estabelecendo novas regras para a constituigao
de outras legendas, terminando por aglutinar atrav6s dos Atos
Complementares(AC n ' 4, de 20 de novembro de 1965; e AC n ' 6, de

3 de janeiro de 1966) os 13 pmtidos (criados no p6s-Segunda Guerra
Mundial, em 1946), em apenas duds siglas provis6rias denominadas

AlianQa Renovadora Nacional(ARENA) e Movimento Democrftico
Brasileiro(MDBF '. Posco depots criou-se o aHificio das sublegendas
possibilitando que cada sigla pudesse ter tr6s subdivis6es, o que na prftica

configurava um sistema paitidfrio de sais agremiag6es.
Outra observagao necessgria diz respeito aos grupos no poder.

Em primeiro lugar, os presidentes-militares que ocuparam o cargo Cram
de tend6ncias diferentes. De um lada, os considerados maid
intelectualizados, e de tend6ncias moderadas, como Castillo Branco e

Ernesto Geisel, ligados a Escola Superior de Guerra. De outro, os ligados
i comunidade de infomlagao, o Sistema Nacional de Infomlagao(SNI),
como Emilio Garrastazu M6dicie Jo5o Baptista Figueiredo que,juntos
com Arthur da Costa e Silva(este neil pertencente ao mesmo grupo),

16 Cf. Senado Federal -- "Ato Institutional n' 2'', idem, p. 92-101. Dos 14 partidos
criados em 1946, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi cassado em 1947 polo
governo de Eurico Gaspar Dutra, durante a vig6ncia do clima de guerra fda.
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Cram identificados como da ''linha dura'', em oposigao ao primeiro

Assim, o fato de terem origins distintas, pertencerem a
tend6ncias nem sempre coincidences, as FaTWas Armadas apenas
concordavam com o fato de que a partir daquele momento o regime ida

durar o tempo que fosse necessfrio, e que a mudanga institucional terra
que obedecer as regras do jogo, ou deja via processo eleitoral, e ngo
atrav6s de rupturas maid bruscas. Foi exatamente isto que ocorreu em
1985, apesar dos sobressaltos durante elsa longa trajet6da dos militares
no poder, quando grupos insatisfeitos com a forma como os rumos
estavam sendo conduzidos em determinados momentos, procuraram

alterar as regras dojogo.
De formal distintas se procurou fazer o pals ascender

internacionalmente. O fato principal contudo, 6 que efetivamente a

geopolftica como foi pensada nos antes anteriores ao volpe pouco foi
atil, porque as diferengas entry os grupos militares fizeram com que a
polftica externa e a condugao da polftica econ6mica fossem capitaneadas

por economistas que pensavam o planejamento das polfticas
publican quash que exclusivamente sob o vids de custom e beneffcios,
preocupando-se maid com medidas t6cnicas, negligenciando a vertente
poll.tica e inclusive estrat6gica.

Assim, no govemo de Castillo Branco, houve uma aproximagao
maid forte com os Estados Unidos, do que com os demais parses do

mundo, em fungao da pr6pria motivagao que os levara ao poder. Mas
into n5o significava uma alinhamento automftico coma se costuma

17
P

Exists boa bibliografia sobre o perfodo militar, abordando as clivagens existentes
dentro do estamento ou a sucess8o presidential. Ver, por exemplo, Jo5o Roberto
MARTINS FILHO -- O Pa/dcfo e a cesar/za, Sio Carlos/SP: Editora da UFSCar,
1995; Aspasia CAMARGO e Walder de GOES -- O dra/ncz da sucessdo e cz crlse do
regime, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1984.
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enfatizar. O que Castillo Branco dissera em alto e bom som 6 que em
assuntos globals, ngo havia como rqeitar a lideranga norte-americana,
mas into, por outro dado, nero significava dizer que o pars deveria se
submeter aos interesses dense, nem fazer as distin96es de sous interesses

especrficos. lsto foi claramente sinalizado quando compareceu a fomlatura
dosjovens diplomatas, no ltamaraty, em 31 dejulho de 1964.

Naquela oportunidade enfatizou que foi dentro dessa concep€1ao

chamada de teoda dos ciculos conc6ntricos, pdvilegiando a seguranga
coletiva, hemisf6rica, dentro do fmbito do Tratado Interamericano de

Assist6ncia Recfproca, que n5o apenas aceitou, mas comandou a Brigade

Latinoamericana que interveio na Rep6blica Dominicana em 1965, a
mando da Organizagao dos Estados Americanos.i8

Sob esse mesmo prisma recusou a atender pedido de Lyndon
Baines Johnson para fazer parte das tropas que interferiram no Vietna,

entendendo tal politica como pr6pria de uma grande pot6ncia que tem
interesses pr6prios, de defesa do mundi ocidental, mas que, naquele
moments, ngo coincidia com os interesses e os espagos de atuagao da
polftica brasileira

A influ6ncia esguiana se deu, nesse perfodo, em algumas frentes.

A adogao dos conceitos e da metodologia da ESG, divulgada em sous
estudos e ]Va/zaa/ .Bdsico, serviram de instrumento para pensar o curto
perfodo em que Castillo Bianco esteve a frente do govemo. NQmero
expressivo de representantes dessa instituigao tamb6m pods ser observado

na composigao ministerial e de outras ag6ncias governamentais
secundfHas. A id6ia de seguranga hemisf6rica, de protegao do pars e
do continents frente is ameagas do bloco sovi6tico, fazem, igualmente,
parte das elucubrag6es esguianas, feitas por sous representantes avis e
militares que, desde os anos 50 pensavam estes problemas.

18 Cf. discurso de Humberto de Alencar Castillo Brando em 31 de julho de 1964
Minist6rio das Relag6es Exteriores -- A po/frick e.r/prior da 7?evo/ufao .B/-asi//alfa
Brasilia: MRE/Segao de Publicag6es, 1966, sem numeragao de pfginas
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Da mesma fomia, a criagao do Sen'ffo Mzcio/za/ de /llHomzagdes

(SNI) se fazia necessaiio, porque invifvel se tomaria um pals que nio

pudessecontarcom ummitlimo deinfomlag6es adequadasintemas e extemas

para pensar suas polfticas.o E o que estava descrito na obra P/a/?ega/7ze/zro

Esfra/Zgfco, de Golbery do Couto e Silva, divulgada dez anos antes.
O restante das polfticas pablicas inscrevia-se dentro da

racionalidade administrativa e de insergao no bloco a que deveria
pertencer, no caso, os Estados Unidos, eliminando segundo des os erros
vert.Hcados na administragao anterior, de Jogs Goulart.

Nesse sentido, a criagao do Banco Central substituindo a
Superintendgncia da Moeda e do Cr6dito(SUMOC), a concentragao
do sistema financeiro fundindo-se bancos, e a reforma administrativa
de 1967 atraves do Decreto-Lei n' 200 serviriam para modemizar o
Estado e oferecer as condig6es necessfrias para colocar a casa em
ordem.20 Certamente durante todd o ciclo militar esse foio Qnico govemo

influenciado, e que teve em sous quadros elementos diretamente
identificados com o pensamento esguiano, entry os quads o proprio

Golbery, Meira Mattos, Juarez Tfvora e o general Ernesto Geisel
A 16aica do conflito Leste-Oeste, contudo, n5o moveu a politica

de Costa e Silva que preferiu entender as relag6es intemacionais, nio

naquele sentido, mas no pixo Norte-Sul. Eram as desigualdades entry os
pai.ses ricos e em desenvolvimento que se encontravam no come das
preocupag6es do segundo govemo, que pensava a seguranga em termos

9 Sobre os servigos de intelig8ncia brasileira ver: Ana LAGOA -- SN7 co/no /zascell
coho /unciona, S2o Paulo: Editora Brasiliense, 1983; Priscila Carlos Brandio
P&q\l\JEWS . Sale ABIN: nina leitLLra dos seni€os secretos brasiteiros ao tonga do
sZcalo XX. Rio de Janeiro: Editora Fundagao GetQlio Vargas, 2002.
zo Cf. SENADO FEDERAL -- R($orlzza ,4d/ni/zlsrra/fva -- Orgcznizagdo da .Ad/zzinfs.
frafdo r'edera/ -- Z)acre/o-Z,ei 200P67. Texto atualizado e anotado, 4". Ed. Bras(lia:
Subsecretaria de Edig6es T6cnicas, 1984.
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econ6micos, nos moldes em que imaginava Robert Mcnamara, mas n5o

sob a utica conflitiva que contrapunha a Casa Branca ao Kremlim.21
Assim, recusou-se a aderir ao Tratado de Nao-Proliferag:io

Nuclear, porque entendia ser a energia nuclear um elements que
propiciaria um saito qualitativo ao pars, opondo-se ao domfnio das
grander pot6ncias, ainda que tivesse em sua vanguarda os Estados
Unidos.

Em fungao de polfticas ngo coincidentes com Washington,
erroneamente chegou-se mesmo a creditor tend6ncias esquerdistas ao
governo Costa e Silva, quando na realidade, suas concepg6es
caminhavam em sentido diametralmente oposto, implementando o que
se convencionou chamar diplomacia da prosperidade.

Ao mesmo tempo que no plano extemo o pars focalizava suas
ateng6es nas quest6es relacionadas com o desenvolvimento, dar suas
diverg6ncias com os Estados Unidos, no 3mbito intemo processou-se o
fechamento das relag6es Estado-Sociedade, editando-se o Ato
Institucional n ' 5, em 13 de dezembro de 1968, restringindo-se
completamente as liberdades democrfticas.

Coincidentemente os doin primeiros governor do ciclo militar
foram temporalmente reduzidos, durando apenas 4 anos. Apes a doenga
que culminou com a morte de Costa e Silva, tendo sido inicialmente
substitufdo por uma Junta Militar, o general Emilio Garrastazu Medici,

entgo chafe do Servigo Nacional de Informag6es, ascendeu a chefia do
governo na virada dos anon 60 para os 70.

As fronteiras ideo169icas e o Brasil Pot6ncia forum duas fortis

marcas que caracterizaram a atuagao do pars at6 meados dos anos 70.
At6 entgo tail quest6es ngo se colocaram, ainda que todos tivessem coma

Sobre a id6ia de seguranga envolvendo outras varifveis a16m da estritamente
militar ver o livro de Robert MCNAMARA -- .4 esse/zcfa da segt£ra/t a. Sio Paulo:
IBRASA. 1968
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elements norteador da conduta governamental o anticomunismo. Por

ipso, a teoria do cerco gestada peso es/ablfs/z/7ze/zt foi colocada em prftica.
Pods-se verificar este tipo de atuagao, em polo menos tr6s cason.

No Uruguai, por ocasi5o das eleig6es presidenciais em 1971, quando
um dos candidatos Lfber Seregni foio representante da Frente Ampla

A possibilidade de vit6ria desse candidato colocou em prontidao as
Forgas Amladas, que se mobilizaram em torno da Operagao Trinta
Horan. Nessa oportunidade, a vit6ria do candidato significaria a entrada
e ocupagao do terlit6rio uruguaio em trinta hora, por via terrestre. A
contribuig:io do govemo brasileiro para a denubada do presidents Juan
Jose Torres Gonzales, tamb6m em 1971, e a ascend:io de Hugo Banzer

teve o dodo dogovemo brasileiro.2z Como mostram as denancias, semanas

antes, representantes do regime estiveram na Bolivia, inclusive cedendo
material b61ico para fazer frente a qualquer problema que se verificasse.
No Qltimo cano, mesmo longs de suas fronteiras, a contribuigao do regime

militar foi sentidanaquedado pie:sidentechileno SalvadorAllendeem setembro

Prevaleceu naqueles anon a id6ia de que todos os g6vemos que

pudessem de alguma forma contribuir para desestabilizar a regiao,
colocando em risco o regime brasileiro, teriam portanto que ser
neutralizados. Certamente que, a16m das considerag6es no plano politico

e ideo16gico, foram levados na devida conga os aspectos geopolfticos
envolvidos com uma possfvel pressao externa sobre as fronteiras
nacionais.

No contexto maid amplo das politicos nacionais, a id6ia de
projegao intemacional do pals, ocupando espago de primeiro plano no
contexto global, foia ambigao maior mostrada polos responsaveis pelo

& 1973

zl Cf. Ruth NEEDLEMAN - ''Bolivia, Brazil's geopolitical prisoner'', N.4CZ.,'l 'S
Z.alfa A/zzdrlca & .E/7zpire Repos"r, Vl11 (2): february 1974, p. 24-26; Coronal Dickson
M. GRAEL --Ave/zfzzrn corfu/2gao e ferraris/zzo --A so/?lora da impu/tirade. Pea6polis:
Editora Vozes, 1985
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aparelho de Estado. Assim, no P/a/zo de JUe/czs e .Bczsespczra cz .Af o do
Govenzo, estabeleceu-se claramente que o pars deveria converter-se em
Grande Pot6ncia em puzo relativamente curto, e, para ipso, polfticas
vigorosas de crescimento econ6mico foram implementadas.23 Para que
tal oconesse, langou-se mgo de recursos extemos que propiciaram alton
indices de crescimento nos anos que v5o de 1969 a 1973, sobretudo
pda lideranga do ent5o super ministry da Fazenda, Antonio Delfim

Netto. A construgao de grandes obras como a Transamaz6nica, pianos
de erradicagao do analfabetismo, aliados a intensa propaganda, auxiliada
pda conquista da Copa do Mundo em 1970 fizeram com que o pars

passasse por aparente faso de tranqiiilidade que era assegurada pda
repressao do Ato Institucional n ' 5

Data dense perl'odo, igualmente, o estabelecimento das 200
milhas madtimas, ao mesmo tempo que, em foros intemacionais, o
Brasil denunciava a tentativa de fazer com que ngo tivesse acesso a
tecnologia nuclear. Foio que fez, por exemplo, o ex-embaixador Araqo

Castro que discorreu sobre o congelamento do poder mundial que
dividiria o mundo em dubs categorias: aqueles maduros, adultos
responsfveis e ja detentores de tal tecnologia, enquanto de outro lado

se situariam aqueles considerados imaturos, irresponsfveis, e que n5o
poderiam, destarte, ter acesso a tecnologia nuclear porque n5o se sabeda
que tipo de uso fariam os mesmos

A politica de interiorizagao se fez tanto polos grandes projetos,
quanto pda orientagao rumo a Amaz6nia e pecos Projetos RADAM

(Radar da Amaz6nia) e Rondon. Peso primeiro, fez-se todo um mapeamento
das reservas minerais do pals, enquanto polo segundo mobilizaram-se os

estudantes universitgrios para ''conhecer as realidades nacionais'
Nio era entretanto assim que pensavam setores da sociedade

brasileira que, ao n8o aceitarem o regime de excegao vicente, utilizaram

23 Cf. Presid6ncia da Repablica -- P/a/!o de .A4e/as e .Bases pa/'a a .4gao do Gove/'/zo
Brasilia: Presid6ncia da Repablica, Nova impressao, janeiro de 1971, p. 15.
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formal de atuagao ngo convencionais, por exemplo, atrav6s de
movimentos de guerrillas, seqiiestros e assaltos a bancos, mas que foram

fortemente reprimidos. Elsa atuagao que mostrou forte contraposigao
ao regime militar deu-se sobretudo nesse peHodo, o que motivou, como

conseqii6ncia, alterag6es profundas que caracterizaram o restante do

perfodo militar
A atuagao forte do govemo Medici, com uso ostensivo da repressao,

ainda que escorado pelo AI 5, ngo encontrou unanimidade dentro da
corporagao militar, porque desavengas acentuadas passaram a verificar-se

Como resultado, grupos mats moderados que defendiam polfticas mats
brandas, conseguiram indycar o general Emesto Geisel para o peHodo

seguinte
Sob o mandato de Geisel, alterag6es marcantes foram introduzidas .

A primeira delis 6 que elementos ideo16gicos n3o seriam mats
considerados na formulagao das poll.ticas pablicas, tanto no plano intemo

quanto externo. Outras mudangas, inclusive conceituais, forum
igualmente, apresentadas. Uma delay, a politica do pragmatismo
responsfvel, passaria a ver o mundo n5o atrav6s da lentz do conflito
Leste-Oeste, mas por interm6dio dos interesses nacionais dentro de uma

postura de discos calculados
Por isso, em 1975 o govemo brasileiro reconheceu os regimes

de Angola, Mozambique e a China Continental sem questionar sous
modelos poll.ticos dom6sticos. Realizou o Acordo Nuclear com a
Repablica Federal da Alemanha, esperando a transfer6ncia n&o
concretizada da tecnologia nuclear; diversificou as relag6es externas
visitando a Franca, a Gr2i-Bretanha, a Alemanha e o Japao, procurando

reduzir a depend6ncia e influ6ncia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo

que tomou polo menos dubs medidas de forte impacto contra esse dltimo

em primeiro lugar, denunciou em 1977 o Acordo Militar que tinha com
o govemo americano desde 1952.

Na verdade, dove-se considerar a pouca importancia naquele
momento de tal acordo, porque em 1975 o Brasil tinha ja criado seu
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proprio parque industrial de guerra com a IndQstda de Material B61ico

(IMBEL). A]6m do mats, hf ands o acordo n&o apresentava resultados
satisfat6rios para o Brasil.24 Simultaneamente n5o votou seguindo
Washington na Organizagao das Nag6es Unidas, quando considerou o
sionismo homo forma de racismo. lsto certamente tinha sous pr6prios
motivos, porque o pMs tinha que honrar sous compromissos com a di.vida

extema, e passara pda crime do petr61eo em 1973, sobrecanegando sua
balanga

Com uma polftica governamental que ngo considerava a
exist6ncia de amigos, mas sim de aliados, e dava importancia aos
mercados e n5o a ideologia, certamente ngo se poderia elaborar suas
polfticas de insert:io sem os devidos cuidados. Por ipso, no plano
regional tratou de fortalecer-se construindo a barragem de ltaipu, ainda
que into fosse motivo de fortis diverg6ncias com a Argentina.2s No
norte, o govemo sugeriu a cHagao do Tratado de Cooperagao Amaz6nica

(TCA) em margo de 1977, com fete parses da iegiao, armando-o em
julho do ano seguinte.za A resolugao do que se chamou contencioso de

ltaipu irf contribuir decisivamente para a mudanga de posicionamento
estrat6gico no pars no continents sul-americano.

A polftica at6 ent8o implementada segundo a Doutrina de
Seguranca Nacional, apoiada no bin6mio seguranga e desenvolvimento

sofreu alteragao que ngo se restringiu a pura sem8ntica. No plandamento
governamental quando se elaborou o /.r P/cz/zo .Nac o/za/ de
Z)ese/2PoZplnze/zfo focalizava-se o desenvolvimento com seguranqla, e nao
se falava maid no Brasil Pot6ncia mas tratava o pars coma pot6ncia

24 Ver C16vis BRIGAGAO -- ''Cancelamento do Acordo '', .Revisra Brczsf/lira de
Po/ffica /n/er/zaclo/za/, Rio de Janeiro, IBRI, XXI (8 1-84): 103- 109, 1' e 2' semestres
de 1978.

25 Cf. Christian G. CAUBET - ,4.s g/a/odes / zcz/zoh/as de /fafpu. Sio Paulo: Editora
Acad&mica, 1991

zc Cf. Minist6rio das Relag6es Exteriores -- T/'a/ado de Coops/czf o 4/7zaz6/tice.
Brasilia: MRE, 1978.
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emergente.27 A populagao, que no govemo anterior de Medici, era vista
como elemento imponante em termos quantitativos na campanha rumo

aos 200 milh6es, passou a ser entendida sob outra perspectiva. Da{ a

polftica de controle demografico(planqamento familiar, segundo a 6tica
govemamental), em que se pesavam os custom de uma populagao com
baixo navel educacional, portanto baixa capacidade produtiva,
consumindo os recursos tgo diffceis de serum obtidos. Prevaleceu,

portanto, a concepgao neomalthusiana trazendo a linha de frente, inclusive
o brigadeiro Valdir Vasconcelos, ministro chafe do Estado-Maior das
Forgas Armadas

A ocupacao cada vez maior do espaco brasileiro, inclusive
pressionando as fronteiras vizinhas, n:io passou impune. Assim, em
toda a America Latina produziu-se extensa bibliografia de setores
diversos. envolvendo acad6micos, meio jornalfstico, representantes

govemamentais e estrategistas, denunciando o imperialismo ou sub-
brasileiro, de pars-shave, de gendarme a servigo dos Estados Unidos.

Tail crfticas podem ser verificadas principalmente na Argentina atrav6s
da revista .Esz'rardgia do instituto dirigido pelo general de reserva Juan
Enrique Guglialmelli, que procurava mostrar como as polrticas
brasileiras obedeciam motivag6es geopolfticas, apoiadas nas concep96es

de Golbery, Meira Mattos, Mario Travassos e Therezinha de Castro.
Na realidade, as acusag6es do general Guglialmelli ngo faziam

sentido, porque o que prevaleceu na politica govemamental sob Geisel
foram cflculos elaborados sob a estrita visio de uso racional dos recursos

disponiveis, ocupando e modemizando o pals, mesmo que com o avango
das empresas no setor agrgrio trouxessem coma resultado a expulsao do
homem do campo, que viriam engrossar o estoque de desempregados
nas cidades; ou fazendo com que, por iniciativas pr6prias, os agricultores

brasileiros ultrapassassem as fronteiras nacionais e se instalassem em

27 Cf. Presid6ncia da Republica -- /7 P/cz/zo .IVacfo/zaJ de Z)ese/zb'olvfme/?ro (/975-/979).
Brasilia: IBGE, 1974.
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territorio paraguaio onde tiveram promessas de ffcil acesso a cr6ditos
e beneffcios, que depois shes foram retirados

Como resultado, acabaram expulsos do territ6rio guarana,

retornando ao local de origem em condig6es altamente desfavorfveis,
ficando conhecidos como brasiguaios. O mesmo ocorreu em direg5o

ao Norte, com a corrida maciga de habitantes do sul para o estado de
Rond6nia, f procura de facilidades que n5o mats possum.am ou existiam na
regiao meridional, e, embora adensassem a regiao demograficamente nao

se tratou de imigrag6es dirigidas, polo ments da forma como se denunciou

na 6poca.
Alias, ngo foi s6 com relagao a acontecimentos dense porte que

den$ncias foram feitas sobre o pretenso imperialismo brasileiro,
formulando polfticas em fungao da geopolitica. Os pr6prios corredores

de exportagao elaborados na gestao anterior, igualmente foram acusados
de serum instrumentos geopolfticos, quando em realidade todo o

planejamento foi frito e implementado por t6cnicos ligados a setores de
comunicagao que nada conheciam de teorias geopoli.ticas, nem sequer
tinham travado conhecimento da obra de Golbery ou de outros

Tratou-se pura e simplesmente de usar, dentro da racionalidade
econ6mica, dos meios maid eficazes, disponfveis e que pudessem, dentro

de uma relagao de custos e benefTcios, fazer com que a segunda varifvel

fosse privilegiada. Os conedores de exportagao, inclusive tem sua
conceituagao a partir de obra de Jose Barat, e, na major parte das vezes,

para acessar o litoral nada maid fizeram do que seguir as ja existentes
linhas de circulag2io, apenas acoplando os sistemas de transportes
rodovifrio, ferrovifrio at6 chegar aos portos.:*

Quando questionado sabre a influ:ncaa da geopolftica na politica
extema do govemo de seu perl.odo, o chanceler Antonio Azeredo da

8 Sob a terminologia ver o texto de Joseh BARAT - ''Corredores de transported e
desenvolvimento regional ''. Pesgufsa e P/a/!q/a/7ze/z/o ,Ec0/26/nico, Rio de Janeiro,
IAEA, 2 (2l: 301-338, dezentbro de .1972.
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Silveira assim se referia ao tema: "este negocio de geopolftica(...) nio 6
a utilizado do espago para fins estrat6gicos?(Ela nico tem finalidade)
porque com o avango cientifico o espago mudd de dimensao)".:9

Com a resolugao do contencioso de ltaipu, a Bacia do Praia deixou
de ser arvo de preocupa96es em termos de seguranga do govemo
brasileiro. Ngo tinha mats disputas com o govemo argentino, e havia,
por outro lado, chegado ja is terras geladas da Antfrtica. Por ipso, em
fungao das crfticas que ha anos se avolumavam sobre as mf vontade
de Brasilia em resolver o problema ambiental, com as queimadas da

Amaz6nia, afetando a fauna, a flora, as populag6es florestais,
contaminando os rios com merci3rio, as ateng6es dos estrategistas
nacionais passaram a orientar-se para o None, para as grander florestas
amazonicas

A16m de ngo haver maid problemas no Sul, motivos outros
levaram a que a estrat6gia brasileira sofresse reorientagao. Uma delas
diz respeito a ascensgo de Debi Bouterse ao govemo do Surname em
1980, enfatizando que tinha simpatias marxistas, e com vontade de
realizar acordos com o regime de Fidel Castro. Essa disponibilidade
ideo16gica demonstrada polo novo lider do Suriname fez com que tanto
o chance]er Ramiro Saraiva Guerreiro quanto o secretfrio gera] do
Conselho de Seguranga Nacional, general Danilo Venturini, se
locomovessem at6 Paramaribo. O resultado final 6 que n5o apenas ngo
se ampliaram os acordos do Suriname com Fidel Castro, como o govemo
de Bouterse realizou indmeros acordos com o govemo brasileiro. Uma

das preocupag6es serra o receio de que a perman6ncia de Bouterse, com
tend6ncias marxistas, pudesse trazer o conflito Leste-Oeste para o Norte
do pats, uma vez que o govemo ja sofia press6es em grande escala,

deja de governantes de outras nag6es, como de organizag6es

Cf. MRE Resenha de Potitica Exterior do Bl-asi! (\9b: 94-9S, L91%
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internacionais (OI) e organizag6es nao-govemamentais (iNGs) que
passaram a assumir papel crescente a partir dos anon 70.

Foram estes motivos em conjunto que fizeram com que desde
entao, a Amaz6nia passasse a ser considerada area prioritaria em
tem)os estrat6gico-militares para o govemo brasileiro. Ulrna das motivag6es

do proprio Tratado de Cooped-aWaD Amaz6nica, assinado em julho de

1978, demonstra claramente as preocupag6es com a questao ambiental,
o que envolvia, portanto, o problema da soberania, de controls sobre o
tenit6rio amaz6nico e sous recursos naturais

O chanceler do Qltimo govemo militar tamb6m se manifestava

contrido as tend6ncias geopolrticas, polo ments retoricamente. Em suas
concepg6es, ngo se devia utilizar nas relag6es intemacionais doutrinas
consideradas esp6rias.30

Como se pods perceber, no perrodo militar como um todd, a16m
de um brave periodo em que se falava na prolegao do Brasil em escala
maid ampla, convertendo-se em pot6ncia mundial, tanto a polftica extema

quanto nas concepg6es estrat6gico-militares, deu-se importancia primeira

ao espago regional sul-americano, sobretudo no Cone Sul, onde sempre
se apresentaram as diverg6ncias com seu parceiro maior do continents.
Apesar de essay acontecerem com freqii6ncia desde o inicio de amboy
como nag6es independentes, o flm do conflito em tomo da hidroe16trica

de ltaipu, fez com que o relacionamento regional fosse sensivelmente
melhorado, n5o se falando maid em disputes estrat6gico-militares. Anos

maid tardy, o chanceler Oscar Camili6n admitiu que os discursos e a
atuagao do governo argentino davam-se muito maid pda pr6pria
incapacidade demonstrada pda Casa Rosada em fazer frente is iniciativas

brasileiras, pdas diferengas de poder efetivas verificadas entry ambas.
No cano, dizia ele, as ressalvas com relagao a ltaipu Cram muito mats

so Cf. O .Es/ado de S. Pall/o, 31.10.1980, p. 14
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pele fato de que a Argentina ngo conseguira levar a frente seu projeto de
construir, com a mesma efici6ncia, a barragem de Corpus, dai., inclusive
a exist6ncia de discursos de que a banagem brasileira serra, na verdade,

uma grande bomba d'g.gua que poderia ser utilizada como arma para
inundar o tet.dt6rio argentino ao longo do Rio Parang , inclusive cidades
como Rosgdo.

Na realidade, principalmente dos anon que vio desde os finais
da d6cada de 1960 at6 o esgotamento do regime em 1985, o que
prevaleceu na conduta brasileira foia exist6ncia de uma postura
pragmatica, ou universalista que considerava os interesses, e se pautava
pelo direito internacional para resolver sous problemas, ou de como via
a necessidade de resolucao de problemas alheios.

Por isso, permaneceu, polo menos em parte, eqiiidistante do
conflito argentino-britanico em 1982, em torno da posse das ilhas
Malvinas. Manteve-se pragmaticamente dabio, permitindo que avi6es
britfnicos baseassem e se abastecessem em Canoas, no Rio Grande do

Sul, por quest6es humanitgrias, segundo dizia na 6poca o ministro da
Aeronfutica Delio Jardim de Mattos, enquanto simultaneamente treinava

pilotos argentinos. Ao mesmo tempo, advogava a necessidade de se
chegar a um bom termo, de acordo com as conveng6es internacionais.
E into era perfeitamente entendido polos proprios argentinos, que
consideraram impecavel a atuagao brasileira naquele epis6dio.3i

Aliado a este comportamento, e com a mudanga do cengrio
regional, com as transformag6es de regime dos parses sul-americanos, o
diflogo prosperou, com ambos os pai.ses realizando em 1985 as iniciativas

para a efetiva integragao atrav6s, primeiro, dos protocolos de integragao

si Sobre o assunto ver o texto de Leticia PINHEIRO - ''A omissio pragmatica: a

diplomacia brasileira na guerra das Malvinas". Po/mica e .Esrra/dgia, Sio Paulo,
Convivio, v.4, n' 4, p. 587-604, out./dez. 1986.
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brasileiro-argentinos, aprofundados depois com o surgimento do Mercado
Comum do Sul (Mercosul)

Foi nesse contexto que se encerrou o ciclo militar,
observando-se sensfvel melhoria no relacionamento regional,
eliminando-se pele menos em princfpio as cHticas e as suspeitas de que
o Brasil estaria empenhado em manter polfticas que pudessem conduzir
a situag6es de subordinagao dos vizinhos a sua esfera de influ6ncia. A
cooperagao e n5o a competigao estrat6gico-militarpassaria desde entgo
a oriental o relacionamento entry o Palgcio do Planalto e a Casa Rosada

3. O Brasil no mundo globalizado

Ao contrgrio do que se poderia esperar, n5o foi durante o regime

militar que as iniciativas maid marcantes em tempos estrategico-militares
foram tomadas polo governo brasileiro.

No perl.odo militar, vfrias poll.ticas foram formuladas para
efetivamente manter a seguranga do pars levando-se em consideragao

crit6rios ideo16gicos sob o manto do contexto Leste-Oeste, para
proteger-se, sobretudo, do perino que podetia advil do outro lado do
mundo

Love-se, na devida conta, ainda, que havia disputas diversas. Em

primeiro lugar, dentro do proprio estamento militar, o que fez com as
polfticas govemamentais jamais seguissem uma vis:io linear em todo o
seu transcurso, da{ as influ6ncias maiores ou menores de instincias como

a ESG, ou aquelas apoiadas em cdt6rios essencialmente geopolfticos.
Por outro lado, ocorriam choques entry as instincias de decis5o.

Nem sempre os diplomatas concordavam com os militares, ainda que
eases estivessem no comando do aparato de Estado. Assim, em quest6es

essencialmente polfticas ou diplomfticas, o Minist6rio das Relag6es
Exteriores tinha sua voz nas decis6es. Contudo, quando se tratava de

problemas fronteirigos, e que envolviam simultaneamente interesses
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diplomaticos e militares, estes dltimos tinham sua supremacia assegurada,

inclusive pdas decis6es tomadas no fmbito da Secretaria Gerd do
Conselho de Seguranga Nacional

Jf, se estivessem envolvidos interesses entry economistas e

diplomatas, as decis6es favoreciam um dos atores, dependendo do grupo
militar que se encontrava no momento comandando os destinos nacionais.

Assim, no govemo Geisel, os diplomatas tinham sua voz atrav6s da
poll.tina do pragmatismo responsfvel, enquanto no peHodo Medici, os
economistas mantinham nitida vantagem sobre os representantes do
ltamaraty.

lsto se dava, fundamentalmente, por se tratar de um periodo em
que os militares podiam dirimir e gerenciar os conflitos intemos. O
mesmo, contudo, ngo se poderia dizer de um momento em que as livres

forgas enfrentavam-se, obedecendo as regras do jogo. Nesse sentido,
ngo causa estranheza o fato de que foi precisamente apes se encerrar o

periodo militar, que medidas maid s61idas para proteger efetivamente o
tenit6rio foram tomadas, bem homo as mudangas maid consistentes na

pr6pria estrutura das Forgas Armadas .

3.1.0 contexto p6s-autorit6rio

No mesmo ano que se encerrou o ciclo milita-, jf se divulgava
uma das iniciativas mats polemical tomadas polo govemo, em termos
estrat6gico-militares. Trata-se do projeto formulado em segredo pda
Secretaria Gerd do Conselho de Seguranga Nacional, e levado a
conhecimento do pablico, apenas quando documentos foram divulgados

por setores outros que nio os responsaveis pda elaboragao do mesmo.
De acordo com a mensagem .Expose o de ]14offvo.s encaminhada polo
secretirio gerd do CSN, general Rubens Bayma Denys, a conjuntura
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dos anon 80 levava a necessidade de se elaborar um plano que visasse a

ocupagao e protegao efetiva da regi:io amaz6nica.:'
Entry os problemas citados mencionavam-se a questao indigena,

os problemas ambientais, as demandas em torno da criagao de um
terdt6rio aut6nomo para os yanomamis; o contrabando do epadu, as
divere6ncias entry a Guiana e a Venezuela em romo da regiao do

Essequibo, a16m da possibilidade de transposigao do conflito Leste-Oeste

para o Norte do pars, em fungao da pr6pria politica do Caribe.
Sem dQvida alguma essa foia maior iniciativa tomada at6 ent5o

para a protegao efetiva da regiao amaz6nica, para garantir a soberania,
reunindo inst6ncias avis como os Minist6rio do Interior e Minist6rio da

Sai3de, ao dado dos Minist6rios militares, ainda que a coordenagao do

proUeto estivesse a cargo de Andrea Calabi, um representante civil e chafe
do Tesouro Nacional.

Esse projeto vinha complementar o Tratado de Cooperagao
Amaz6nica que n5o conseguia atender as demandas e resolver os
problemas regionais, tanto pda car6ncia de recursos disponi.vets para o
mesmo, coma pda pr6pria falta de vontade polftica em lever suas
atividades a contento.

Motivos como essen levaram o governo brasileiro a agir
unilateralmente, para resolver problemas que considerava agudos, e

que podiam afetar a seguranga nacional. Como se veda depots, o fato
de ter fido elaborado em conjuntura dificil dificultou igualmente a
consecugao do mesmo, fazendo com que estivesse longs de atingir os
intentos desejados. As dificuldades advinham ngo so dos problemas

sz O tftulo do Projeto Calha Norte (PCN) 6 "Desenvolvimento e seguranga na regiao
ao norte das calhas dos rios Solim6es e Amazonas''. A Exposigao de Motivos n ' 18/
85 foi encaminhada polo general Denys ao presidents Jose Sarney, e aprovada em 18
de junho de 1985. Cf. Conselho de Seguranga Nacional/SG-CSN -- .E/V /z ' 0/8Pi$5 e
Proyefo CaZ/za ivor/e. Brasilia: SG/CSN, 1985. Sobre o desenvolvimento atual do
PCN ver: https:awww.defesa.gov.for/programacalhanorte/index.php
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financeiros decorrentes da crisp que abalou nos anos 80, os parses do
continents, como polo fato de ter fido gestado e reservadamente, sem a
participacao efetiva da sociedade, criando nesta reag6es polo fato de
atingir setores importantes e interessados em toda a area de
desenvolvimento do projeto. Entry esses setores podem-se mencionar a
pr6pria igrqa, movimentos coma ONGs de direitos humanos, meir
acad6mico como os antrop61ogos e as dQvidas sabre os reais objetivos

do projeto, uma vez que o fato de ter sido mantido em segredojustificaria
qualquer reserva, polo fato de estamlos vivendo um momento de retorno
a democracia

Nesse sentido, o prctjeto estaria sendo pensado, ainda, sob os
mesmos molded que vigoravam no perl.odo militar. De carta forma,
elsa preocupagao govemamental acabou antecipando-se aos debates que

seriam feitos logo depois com a convocagao da Constituinte de 1988.
Temas po16micos homo a demarcagao das terras indrgenas, o problema

das reservas naturais, acabaram ganhando espago considergvel sobretudo

com a atuagao de entidades como o Conselho Indrgenista Missionfrio,

organizag6es nao-governamentais nacionais e internacionais que
pressionaram de forma vigorosa o deputado Bernardo Cabral, relator da
Constituinte.

No mesmo ano a reestruturagao do Ex6rcito converteu-se, ainda,
em elemento importante, porque envolvia a mudanga na estrutura dessa
forma militar em vfiios sentidos. Em primeiro lugar, a antiga designagao

existence que dividia elsa forma em 4 Ex6rcitos, foi substitufda por 7
comandos militares. Em segundo lugar, a criagao do Comando da
Amaz6nia, especificamente para tratar dos problemas locais, incluindo
em sua area, o norte do estado de Tocantins, na zona conhecida como

'bico do papagaio ''. Este 6 um fato curioso, porque normalmente a divis5o
sempre obedecu crit6rios em que estados inteiros Cram colocados em
uma Qnica regiao militar ou Ex6rcito. Nbsse caso o biro do papagaio
foi colocado sob o Comando da Amazonia, porque era um local de
intensos conflitos fundiarios, por ipso a sua inclus8o no CA facilitava a
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tomada de decisao, visto que esse abrangia todo oespago
em que ocolHam os conflitos agrgrios maid agudos, bem como a questao

indfgena, incluindo a demarcagao e criagao de um terTit6rio aut6nomo
para os yanomamis, a questao ambiental e dos recursos minerais. Foi
para dar conta de todos esses problemas nessa parte intitulada Amaz6nia

Legal que abrange a major parte do pars, que os olhos dos estrategistas
nacionais passaram a privilegiar a partir dos ands 70.33

Justamente por causa disses problemas e polo fato de sofrer
critical intensas nacional e intemacionalmente, agudizadas pda morte
do seringalista Chico Mendes em dezembro de 1988, o govemo tomou
a iniciativa de chamar para sia responsabilidade e o encargo de realizar

a EC0 92, a Confer6ncia Mundial das Nag6es Unidas para o Meio
Ambience e Desenvolvimento(CMNUMAD)

Se ipso acontecia na regiao Norte, no Cone Sul a situagao
mostrava se tranqiiila em tempos estrat6gico-militares. Com a Argentina
tinha-se assinado os 14 protocolos de integragao , aprofundados no infcio
da d6cada de 1980. Na parte Leste, o Brasil tinha proposto e recebido

aprovag:io a sua proposta de criagao da Zona de Paz e de Cooperagao
no At[intico Su[(ZOPACS), reunindo parses de amboy os ]ados do
grande lago Atlintico. Nesse dltimo caso, certamente, houve
interpretag6es diferentes, como se pods perceber polo pr6prio
entendimento que diplomatas e militares brasileiros tinham a respeito
desse assunto. Para os militares era necessgrio fazer as devidas diferengas.

Por ipso insistiam no faso de que''o conceito de nao-militaHzagao da area
(a zona de paz no Atlintico Sul) por parses a ela esUanhos ngo pods ser

33 A Amaz6nia Legal foi institufda em 6 de janeiro de 1953, atrav6s da Len.806.
Com a Lei 5.173 de 27 de outubro de 1966 algumas mudangas foram introduzidas,
mas que nio alteraram o escopo do que deja essa regiao . Deja fazem parte 9 estados.
No total a Amaz6nia Legal corresponds a 5.2 milh6es de qui16metros quadrados, ou
sega, em tomo de 61% do territ6rio nacional
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confundido com o de desmilitarizagao, no sentido de redugao da

capacidade de atuagao militar dos pails da regiao ''.;'
As critical intensas que Cram feitas sobre a Amaz6nia tinham

sua resposta em villas frentes. O presidents da Rep6blica Jose Sammy
bradava, emalto e bom som, dizendo que a Amaz6nia 6 soberana e

deja ngo abrimos mao, etc., tanto em declarag6es isoladas, quanto em

foros como os que reuniam os chefes de Estado e govemo, ou os
chanceleres da Bacia Amaz6nica. Na reunigo dos presidentes dos parses

da Amaz6nia, em 1989, o presidents lembrava que ''ningu6m melhor

que n6s pods decidir o que cabs fazer ou n5o na Amaz6nia''.3s
O general Leonidas Pires Gongalves, ministro do Ex6rcito

criticava os grander parses dizendo que eases Cram os responsaveis

pda emiss5o de gases que afetavam o meio ambiente, sendo o Brasil
responsavel por apenas 5 milhoes de toneladas anualmente.soA

elaboragao do Programa Nossa Natureza seguia nessa diregao,
estabelecendo como objetivos ''conter a agro predat6iia do meio ambiente
e dos recursos naturais renovaveis, estruturar o sistema de proto(lao

ambiental, proteger as comunidades indfgenas e disciplinar a ocupagao
e exploragao do territ6rio''.s7

Quer dizer, dais polfdcas dnham coma intuito piincipalmente fazer
frente as critical intemacionais que comegavam a acentuar o discurso

14 Cf. "ltamaraty e militares t6m opini6es diferentes''. Resell/za de Po/ifica .Ex/error
do .Brasil, Brastnia, MRE, Edigao Suplementar, dezembro de 1986, p. 77

Discurso do presidents Jose Sarney pronunciado em Manaus em 4 de maio de
1989. Cf. J?ese/t/za de Polffica Zx/prior do ,Brasil, Brasilia, MRE, (61): abriUjunho
de 1989.p. 25-27
36 Cf. Le6nidas Peres CONQALVES Armaz6mfa eco/ogfa esobera/tla. Rio deJaneiro,
ESG. maio de 1989
37 Presid6ncia da Repablica -- "Programa Nossa Natureza'', .Ease/z/2a de Po/fffca
Exterior do Brasil, Brasillia, MRE, (61): abril4unho de 1989 p. 17-24; Presid6ncia da

Rep$blica -- Progralna Nossa Natureza. Relat6rio da Coiniss&o Executive institttida
pelZo Z)acre/o n" 96.944/88. Brasilia: SADEN, fevereiro de 1989, 81 p
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de que a Amaz6nia deveria ser entendida como um patrim6nio da
humanidade, portanto. deveda se aceitar a mudanga conceptual de
soberania, passando-a para soberania compartilhada ou restrita, como se
encontra descrito no pr6prio relatorio coordenado por Gro Harlem
Brundtland para a Organizagao das Nag6es Unidas, e que levava como
tftulo o sugestivo noms de Nossolhr ro come/lz.;;

Tanto as declarag6es de Francois Miterrand que defendia a id6ia

de soberania compartilhada sobre a regiao, como de outras autoridades,
serviram de motivag6es para que atuag:io fosse dedicada especialmente
para a regiao Norte do Brasil, situagao que se mant6m inalterfvel at6
os dias atuais

No caso, a atuagao govemamental tinha uma dupla face. De
um lada, adotava-se uma posigao defensiva com relagao is ressalvas

que se faziam sobre as defici6ncias da politica ambiental e da polftica
dirigida para a Amaz6nia. De outro dado, partiu-se para a ofensiva criando
poll.ticas vigorosas, protegendo essa parte do pals, ainda que parcialmente,

em fungao das dificuldades pr6prias das selvas amaz6nicas. Elsa situagao
era nova, constituindo-se em um verdadeiro marco no pensamento

estrat6gico brasileiro, porque hf dezenas de anos se falava na necessidade

de se dar atengao a mesma, mas apenas na d6cada de 1980, polfticas
reais foram implementadas, aprofundando-se cada vez maid
A contrapartida 6 que, passaram a se perceber, intemamente, nas pr6piias

instincias de formulagao e implementagao das polfticas nacionais,
divere6ncias entry correntes desenvolvimentistas e ambientalistas

O que se pods observar, portanto, 6 que a Amaz6nia adquiriu
dimens3o internacional na d6cada de 1980, fundamentalmente com a

morte de Chico Mendes, por causa de suas reivindicag6es de como se
devia processar a ocupagao da regiao, com a proposta de reservas

38 Ver CMMAD Nosso Jif ro rofl fn. Sio Paulo: Editora da Fundagao Gettilio
Vargas, 1988
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extrativistas. Nao 6 fortuitamente que o pr6mio Global 500 concedido a

pessoas e instituig6es, que t6m como causa a defesa do meio ambiente,
tenha fido conferido a inQmeros representantes brasileiros nessa area,

a16m de Chico Mendes, a personalidades como Philip M. Feamside,
Mary Alegretti, David Kopenawa, etc.

Tanto para reduzir o impacto sobre as criticas ambientais, como

para mostrar que o pars estava se orientando para outras preocupag6es
que n5o aquelas voltadas para disputas, o presidents Fernando Collor
de Mello propos a realizagao da Eco 92 no Rio de Janeiro, bem como
colocou uma pf de cal no projeto nuclear da base de Cachimbo, ent5o
em construgao no estado do Para, no norte do pai.s.

Como seqti6ncia das politicas adotadas, posteriormente, para
protegao da regiao norte, no govemo seguinte,ja sob Femando Henrique
Cardoso, deu-se inicio ao maid ambicioso projeto com finalidades amplas,

a16m daquelas estitamente estrat6gicas. Trata-se do Sistema de Vigilancia
da Amaz6nia/Sistema de Protegao da Amaz6nia(SIVAM/SIPAM).:9

3.2. O Brasil na virada do s6culo

Nos Gltimos anon do s6culo, algumas medidas importantes foram

tomadas em termos das polfticas e estrat6gias do paid. Em primeiro lugar:

a divulgagao do documents Poliffca de D nasa Nac alza/, em 1996,
seguido pda criagao do Minist6rio da Defesa em 1999, pda nova versgo

da Poliifca de D({$esa Nac to/za/ de 2005, e peta continua reivindicagao

de vaga como membro permanente do Conselho de Seguranga da ONU.
Ao mesmo tempo, procurando mostrar que n5o tinha tend6ncias
belicosas, o pals finalmente concordou em assinar o TNP em 1998,

s9 Sobre esse proyeto ver: http://www.sivam.gov.for
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embora no infcio do govemo de Luiz Infcio Lula da Silva, o ministro

da Ci6ncia e Tecnologia, Roberto Amaral tenha declarado, uma semana

apes sua posse, em 05 de Janeiro de 2003, que o Brasill tinha interesse
na construgao de artefatos at6micos.

Na primeira versgo da PoZlffca de De:&sa /Vacio/zaZ achavam-se

delineadas as grander preocupag6es . nacionais, recebendo a Amaz6nia,
especial atengao prioritaria. Ainda que se fizessem considerag6es gerais

sabre todo o pars, entry as diretdzes que deveriam ser observadas
destacavam-se: '' proteger a Amaz6nia brasileira, com o apoio de toda a
sociedade e com a valorizagao da presenga militar; priorizar agnes para

desenvolver e vivificar a fbixa de fronteira, em especial nas regimes norte
e centro-oeste ''.'"

Alguns anon depois, em sua versgo mats elaborada, a PDN

apresentava dual grander preocupag6es centrais. Segundo o item 6. 12
'em virtude da importancia estrat6gica e da riqueza que abrigam, a

Ainaz6nia brasileira e o Atlintico Sul sio ares prioritgrias para a Defesa
Nacional''.4i

Por sua vez, a criagao do Minist6rio da Defesa veio colocar um
ponto final em grave problema que sempre afetou as am)as: a exist6ncia
de uma instfncia responsavel pda formulagao global da polftica e
estrat6gia brasileira, uma vez que o EMMA sempre se constituiu em uma
entidade inter-forgas, e nio supra-forgas, portanto incapacitada para
subordinar as tr6s forgas que sempre elaboraram polfticas especi.6lcas,
pouco se preocupando com um planejamento global

No cano, into sempre ocorreu porque desde sua criagao , o EMFA
sempre foi um minist6rio militar destinado a ser comandado por um oficial

10 Cf. Presid6ncia da Repablica -- ''Politica de Defesa Nacional". Pczrcerfas
.Esrra/ggicas, Brasilia: CEE/SAE, vol. 1 , n' 2, dezembro de 1996, p. 14.
41 Cf. Minist6rio da Defesa PoJlrfca de D(:Hess Nacional. Brasilia: Minist6rio da
Defesa, 2005, p. 17.
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de 61timo nivel, como cargo de consolagao, fazendo-se um rodfzio em

sua nomeagao entry a Aeronfutica, a Marinha e o Ex6rcito, a cada perfodo
de doin anon. O mesmoja ngo deveria acontecer com o MD, porque os

tr6s minist6rios militares especi.ficos foram transformados em Comandos

Mlilitares, kinda que sous titulares tivessem mantido o status de ministros.

Em segundo lugar a indicagao de um civil para o comando da pasta.
A realidade, entretanto, apontaria para situag6es bastante diferentes da

que deveria ocorrer. Em primeiro lugar, o MD nio conseguiu
desempenhar o papal que Ihe estava agora destinado. Em segundo lugar

into provavelmente ocorria porque os ministros nomeados ngo tinham
dominio adequado sabre o tema, nem prestigio e capacidade suficientes

para pensar estrat6gias maid amplas, a16m das ressalvas que os pr6prios
militares tinham a respeito dessas indicag6es mats political do que t6cnicas

para a chefia do MD.
Em tempos dos avangos dos estudos estrat6gicos e da geopolitica

brasileira, podem ser constatados sensiveis progressos nos Qltimos ands.
De um lado house a penetragao do tema nas universidades, deja
criando-se uma area de ''paz, seguranca intemacional e defesa'', seja
fomentando-se pesquisas e curios de p6s-graduagao strito sensu sobre

quest6es estrat6gicas, com apoio do Minist6rio da Ci6ncia e Tecnologia
e do Minist6rio da Defesa. Os encontros sobre assuntos estrat6gicos

tornaram-se maid freqtientes, incluindo-se desde 1995, o Encontro
Nacional de Estudos Estrat6gicos, cuja s6tima vers5o sera realizada em
novembro do corrente ano em Brasilia, delta vez sob os auspicios do

Gabinete de Seguranca Institucional da Presid6ncia da Republica,
quando outras vezes foram realizados, por exemplo, na Universidade de
Sio Paulo e na Universidade Estadual de Campinas. Seminfrios

realizados pda Camara Federal foram divulgados, tratando
da poll.tica de defesa para o s6culo XXI, enquanto por iniciativa
do Minist6rio da Defesa, realizaram-se oito rodadas de debates em
ltaipava-RJ, juntando-se representantes das Forgas Armadas, diplomatas ,
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empresarios, coder Legislativo e meio acad6mico, depois publicados
em 4 volumes polo proprio MD."

Tomas como a integragao regional, polftica, econ6mica e

energ6tica ocuparam espago aprecifvel tanto nos debates quanto nas
negociag6es govemamentais, ao mesmo tempo que outros t6picos como
a Amaz6nia azul, a lei do abate, a demarcagao das terras indfgenas e a

tdplice fronteira passaram a adquirir importancia. Ngo apenas into, mas

o govemo brasileiro inclusive este propondo aos vizinhos sul-americanos
a construgao de um forum cujo ''objetivo serra eliminar tens6es na
Am6dca do Sul, ja que recentemente houve problemas na fronteira entry
Venezuela e Guiana e existem disputas em outros pontos''.''

As Forgas Aimadas por sua vez, continuaram com suds demandas

para a melhoria de sous equipamentos, considerando que os gaston

militares est5o aqu6m do necessirio para manter boa performance. Assim,
o Comando Militar da Aeronfutica, por ocasigo da arise do setor a6reo,

reclamava a liberagao de recursos. O Ex6rcito agia da mesma forma,

enquanto o Comando da Marinha baba na mesma tecla. O comportamento
dos comandos militares tem fido uma constants sobre esse tema.

Considerag6es finals

Como pods ser observado ao longo do tempo, o pals, apesar das
flutuag6es, conseguiu elaborar e implementar poll.ticas com finalidades

maltiplas de ocupagao, interiorizagao, integragao, fortalecimento e
protegao de seu territ6rio. No conjunto tail polfticas visam o

na pfgma do Minist6rio da Defesa; http;//www.deksa.gov.for. fema sul-americana

O .Es/ado de S. Pall/o, 28.1 1.2007
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fortalecimento do poder nacional em moldes tradicionais
Simultaneamente tem reforgado a formagao de recursos humanos, por
exemplo, com a capacitagao de profissionais altamente qualificados
oriundos das universidades, tendo titulado 10 mil doutores e 40 mil

mestres nos programas de pos-graduacao em 2006. Eventualmente tats

recursos humanos poderao apresentar bona retornos em termos
tecnologicos, desde que polfticas adequadas sejam realizadas, com a
criagao de centros de pesquisa, reforgo das universidades, oferecendo
condig6es para a absorgao disses profissionais.

N5o se pods, contudo, dizer que a questao geopolitica ou os
assuntos estrat6gico-militares tenha recebido atengZio prioritgHa no atual

govemo. Trata-se de assuntos que fazem parte de uma agenda global,
ainda que nio inteiramente sintonizada, implementada com variag6es
orgamentgrias e dificuldades pontuais com o n:io seguimento linear das
mesmas. De qualquer forma se constituem em somat6rio em termos de

polfticas pablicas, embora n5o se verifique uma posit:io confortfvel em
tempos comparativos com outros paises da regiao.

As criticas que passaram a surgir deja atrav6s da imprensa, deja
de outros chefes de govemo de parses vizinhos, criticando a visio
imperial do Brasil, reproduzem em grande parte o verificado nos anon
60 e 70, quando o pars experimentou crescimento acelerado econ6mico,

a16m das politicas ostensivas sobretudo pda caracterfstica do regime
militar. Por ipso crfticas como a do presidents boliviano Evo Moralez,

do venezuelano Hugo Chavez e de candidates as eleig6es presidenciais
do Paraguay em 2008 t6m fido aceitas com certs naturalidade, sem
repercuss6es maiores no relacionamento bilateral que o Palfcio do
Planalto mant6m com essas na96es. No momento atual, a situagao estfvel
pda qual passa o pars, favorecido pdas condig6es favorfveis vigentes
no sistema intemacional, tem possibilitado razogvel indict de crescimento,

ainda que pudesse ser melhor aquinhoado, e de forma equilibrada.
A atuagao do pars em diversas inst6ncias multilaterais, inclusive

concorrendo a cargos no BID e OMC, apesar de n5o obter os resultados
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desejados, mostra que o govemo brasileiro tem procurado com insist6ncia,

da mesma forma que para o CS da ONU, um espago major nas
organizag6es intemacionais. O diglogo Sul-Sul, e atuagao sqa criando
o G-3, G4, participando do G20 ou desejando fazer parte do G8 fazem

parte da estrat6gia brasileira de ascensgo e tentativa de mudanga de sua
posigao reladva. Ao mesmo tempo, tem procurado utilizar sous recursos
naturais e sua tecnologia como elementos de poder, mas de forma um
tanto tfmida, como nos cason do etanol e do biodiesel, enquanto tem

apresentado propostas de resolugg,o dos Brandes problemas mundiais,
como o combats a pobreza e ao meio ambiente

Por outro lado, evitando maiores problemas, ao longo do tempo,

o presidents Luiz Infcio Lula da Silva tem fido maid discreto no que se
refers a lideranga regional. Enquanto apregoava ostensivamente essa

condigao para o Brasil no inicio de seu primeiro mandato, depois seu
discurso deixou de enfatizar e at6 refutar tal projeto. E o que fez, por

exemplo, na viagem aos Estados Unidos em discurso de abertura dos
trabalhos da ONU, em setembro de 2007. Da mesma forma, contudo,

ngo deixa passar oportunidades para dizer que em termos de tenit6rio
o pars n5o aceita qualquer tipo de interfer6ncia.

lsto, entretanto, n5o tem assegurado unanimidade em termos

nacionais, ja que as diversas inst&ncias que se encarregam da ocupagao
da Amaz6nia t6m demonstrado postures nem sempre coincidentes sobre
a melhor forma de implementar as poll.ticas de ocupagao e defesa do
territ6rio norte brasileiro. Foio que se observou, por exemplo, em abril
de 2008, quando os conflitos verificados no estado de Roraima na
chamada Raposa do Sol colocaram em campos opostos, de forma
cristalina, as Forgas Armadas, o Minist6rio da Defesa e o Executivo
Ou Bela, ainda que se tenha um consenso de que a regiao Norte merega

ateng6es especiais, ngo 6 por causa disco que avis e militares apresentam

pontos de vista que caminham na mesma diregao, o que no limits tennina

sempre por dificultar o estabelecimento de uma politica de defesa nacional
verdadeiramente eflcaz.
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