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INTRODUCaO

Hd qantas potiticas external em um pals. quando
s3o os interesses em logo. Dessa forma. polo Heros
Eras init:ncias modem ser identificadas coho tends po-
ifi;... .«t.r«as: . t-.d:c:.«al lace, a Ch;"':l'ri '.
em principio a grande responsavel tanto pda f ormula-
g:ao. quanto pda tmplementac3o da pol£tica externa e
a politico international do Brasilias Forces Arma-

das. prtncipalmente no que lange aos tomas jjgados a.
de.fess do Estado; e os setores economicos

Elsa diversidade de loci +az (om que as afglslQa:
aag.J.na entry as diversas instfncias denham pontos de
vista divergences, manifestando-se de forma bastante

(1) Este texts d parte integrante do projeto de pesquisa coletivo
Da Segundo i Nova Repdblica - Sessenta ands de politico externa

brasileira (1930-1990)", coordenado polo Instituto de Pesquisa so-
bre Relac6es Internactonais (IPRI). do tlinistdrio das Relac6es Ex-
teriores e polo P6s-Doutorado eol Pol£tica Internacional e CoHpara '
da. do DepartaRento de Ci&ncia Politico da Universidade de S3o Pau-
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cristalinas, envolvendo os 3mbitos ®ilitares, diplomf-
t leos e comers ibis

No que diz respeito aos toeios empresariais. a po-
]ltica de exportacio Rode ser mencionada coho seu cam-
po de interesse mats imediato Sobre into mari.festam-
se sempre descontentes, tecendo crlticas sabre a ma-
DeIra coma o Governs tem atuado com os outros raises
nos dl t laos amos

Os empresirios sempre reclamaram contra a ine+ici-
cia dos mecanismos oficiais para auxiliar a exportac:io
de seas produtos Em func3o disco chegaram masao a
proporJ n'os amos 80, a extincio de organismos cano a
Carteira de Crddito Exterior {CACEX), que segundo des
mats atrapalhava do que ajudava. conforms se manifes-
tavam na Federac3o do Comdrcio de Sio Paulo. em abri]
de !983(2)

Este f alta de capacidade dos 6r93os 90vernamentais
em promover adequadamente as exportac6es se converted
em um dos alvos prediletos dos empresirios, no periodo
p6s-64. Falava-se na necessidade de agjlizac:o de me-
canismos de intercambio, visando +'acilitar o cantata
com outros Raises lsto:, apesar da participac3o do
Brasil em centenas de feiras e mostras internacionais
N5o se pensava nunca em problemas p.oliticos ou ideo16-
gicos. Tratava-se, pure e simplesmente, de concretizar
vendas, na major quarttidade e velocidade posse.gels

A existincia de peta Heros 56 departamentos gover-
namentais na iaea era julgada descabida.. O Estado es-
taria apresentando-se incompetence administrative e
politicamente; dificultando as exportaq:6es, sends mo-
tive de censura inclusive de Armando Vasone Filho. de-
legado..do Ninist6rio da Fazenda para o Estado de S3o
Paul o\ J p

Da mesma forma, Laerte Setdba] Filho, ex-presiden-
ts da Associac::o dos Exportadores Brasileiros.: denun-
clava este ndmero excesslvo de entidades o.ficiais
atuando desordenadamente no comdrcio exterior. muitas

Q) ;.& .!i£d£, 9.4 .83, p . 4
[.Paulo, !6 .9.79, p . 44
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vezes com att.ibuic6es conflitantes. Setdbal reclamava.
kinda. que enquanto o ltamaraty assinava acordos, o
Banco Central exjgia condic6es leoninas para a impor '
tac5o. e a CACEX..por sua vez, criava problemas, enga-
vetando as guias * ' '

Procurando resguardar-se das crlticas, o Governs
acenava com a trans.formacio da Secretaria Gera] do Mi-
nistdrio da Fazenda em um ministdrio informal s6 para
exportac6es. kinda em 1982(5). Empreendimento. alias
Lido coma particularmente diff.cil REID ltamaraty, que
achava atd mesmo inviivel a centralizac:o q ? ativida-
des do comdrcio exterior em um dnico organ '"'

0 papal do ltamaraty era percebido cano um Hinis-
tdrio cull finalidade era executor uma diplomacia eco-
nomics. cano uma nova forma de ampliar as exportac6es
para todos os quadrantes do mundi

Ezra este, tamb6m, a visio dos diplomatas coho Fie-
cha de Lima. que desenvolveu junta iinstituicio um
esquema de promo£oes moderns e e+icaz. Pele memos asta
era a vers3o diplomitica. 0 objetivo era colaborar es-
treitamente com a politica do entio chanceler Mario
Gibson Barboza. no sentido de proporcionar gest3es ca-
pazes de fortalecer o comdrcio exterior do pats

Palo. vista, e.saas opinloes emitidas em 1971 REID
entio Secretirio-Ad3unto para a Promocio Comercial do
Brasil. no- exterior, Cram compartilhadas nio so ao di-
ve.I. tnterno da enttdade. iran em todd o Governs, i:ndo
ao encofttro dos anseios empresariais, nio sends, con-
tudo, operacionalizadas a contents em outras i.nstitt-
cias A ascens3o de Paulo de Torso Flecha de Lima, i
Secre.tania Gerd do ltamaraty. no governs de Jose bar-
ney. indira- francamente qu:o fundament:al e esse setter
na. pol-it-rca gavernament al

Nos argos 80 chegou-se mesmo a uma sdrie de diver-
g&ncias bastante acentuada entry o Ministdrio das Re-
lac3es Exteriores e Del-fim Netto, torque este conside-

u) e.£g.
) £g!

K) D..£sl

.Ea!!!g, 22.2.81. p. 49
tla, 4.t .82. P . 'll
.falila, as.3.w, p. a7
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raga que os diplomatas nada sabiam faber. 0u deja, ele
coho um dos zalic!!.laid:k.fi:s importantes do regime mi.li-
ter. preocupava-se mats coa as quest6es economical do
que com as polilticas, um dos alvos prioritirios do
It ama rat y ( ;" )

Os problemas politico-ideo16gicos nio Pram consi-
derados quando se tr"atava de transaG3es comerci.ais. e
nunca afetaram o relacionamento do Brasil com o pesto
da conan idade internac tonal

Tal +'ato Rode ser constatado, por exemplo, por
ocasi5o da entrega de credenciais do embaixador chinas
em maid de 1975, quando se destacou que o primelro re-
sultado concrete do reestabelecimento de relax:3es di-
plomaticas entry amboy os Raises, implicava no aument:o
do volume de comdrcio que, de 16 milh6es de d61ares em

1974, d€veria superar a marca dos 50 milh3es jg naque-
le ano \u/

0 proprio ministry do P]anejamento, Antonio De] fim
Netto, manifestava no primeiro semestre de 1982, in-
tenc3es do pals em ampliar o comdrcio com a Uni3o So-
vi6tica, tends mesmo visitado aquele Estado(9) Argos
depots, Figueiredo e barney seguiriam o mesmo roteiro,
desembarcando em Pequim e Moscou respectivamente

Chegou-se a cootentar. inclusive. em um possivel
panto ab.rangendo as elucubrac3es de Golbery do Couto e
Silva e as iddias tecnocriticas de.Delfim Netto Para
Carlos Chagas, ex-jornal.asta
est ava em viag de se concret
uma estratdgia .que se constztuiria, simultaneamente.
eal uma: alternative eficaz para solucionar a crime eco-
nomics, Foia qual.. passava o pals. servindo de roteiro
para a retomada de desenvolviatento. e terra, kinda,

de C
zar em acosta dp s.1979

(7} A esse respezto vert por exeRplo Lourenco qantas iota
S:o Paula. Editara utica, !987 e Cello Later g

bras 1 1 ei ro
(8) 0 EstadQ
(9) melba de

S3o Paulo, Perspectiva, !97S
b, ao.s.zs, p . !3
23.6.82, p. 17
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fins 9eopoliticos, almejando ocupar espacos e seguir
sua destinac5o natural, projetando-se regionalmen-

Posturas dente Lipo necessitam. todavia, ser ava-
liadas com reserva Em primeiro lugar, peta oportunis-
mo frequentemente demonstrado palo ex-ministry Delfim
Netto junta ao estamento militar, Banca contrariartdo
as deczs6es tomadas na esfera castrense. Em segundo
lugar. porque as medidas no plano econ6mico n:o se
ldentificaram em nada com as teorias geopoltticas. Dal
a ocupacao desordenada do pals, particularmente no
Norte e no Centro-Oeste no pds-64, incluindo mesmo os
corredores de export ado

Atd polo contririo, as decis3es economical choca-
vam-se com as estratdgias militares e teorias geopoll.-
ticas Por dltimo, Golbery do Coat,o e Silva, desde que
assumiu carlos no regime militar, esqueceu-se comple-
tamente da geopolttica Aprofundou-se tio somente no
exerczcio do logo do poder, sends por este raz:o cha-
mado de ''naga do governs

Bete-se considerar, kinda, as pr6prias vis6es que
os chanceleres tinham a respeito da geopolitics, cano
se Hani.festaram Azeredo da Silveira p Saraiva Guerrei-
ro. indmeras vezes. Assam se re-feria Azeredo da Sil-
veira ao terra: ''este neg6cio de geopolltica (...) n:o
d a utilizacio do espaco para fins estratdgicos? (ela
nio tem finaltdade) porque com o avanco ci.entlfico o
espaco buda de dimensio''(ft) Por seu lad-o,. Saraiva
Guerreiro condenava a utilizac5a. nas relac3es inter-
nactonais, de doutrinas espdrias(12}

A iddia de que a geopolltica., de insptrac3o mili-
tar ortentava a polltica externa brasileira tornou-se
constants nas interpretac3es sabre a atuac5o nacional
no perlodo p6s-64

t e( tO )P

( t+) Cf. Carlos Ctt&g3s
geopolltica?"
It) c

'Golbery e Delfie: o pacED inspirado pda
21 .8.79, p. 34

(19) :94-9S, !978
.la, 30. ll .80. p . 14(12) C+ t



Para um dos crlticos da politica brasileira,
gentino Carlos Hastrorilli, o seu 90verno deveria
preocupar-se principalmente em ler os texton de Gol-
bery, devendo mesmo server de ori.entac5o ipolitica
exterior argentina frente ao Brasil. Palo Heros en-
quanto o livro do general for doutri.na oficia] das
Farc:as Armadas e, por extend:o, do governs brasilei-

Assim, nas anilises sabre a politica externa bra-
slleira fez-se uma conCH:o entry Q general Golbery, a
geopolitica e a Escola Superior de Guerra (ESG). Nio
se podia'falar na atuac:o blasi.leila frente aos sous
vizinhos e no sistema internacional .qem considerar es-
tes tags elementos simultaneamente€14)

A Elscola Superior de Guerra d sempre entendida co-
ho o .IgiSiX olde se dispute geapolitica por exceldncia
e, portanto, a znstancia responsavel pe!.a cottcepcio
estratdgzco-militar de projec:o do pals(15)

Nos parigrafos se9uintes veremos coma aquela ins-
tituiG:3o ent:endo o seu paper, em que principios funda-
menta sua doutrina e sua posslvel influ6ncia na pali '
t i.ca ext etna blasi leila

ra( 13)

o ar-

vrarla .SSPio



ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA: POL£TICA E
I DEOLOG I A

A ESG foi criada peta Lei 78S. de 20 de agosto de
1949, com a finalidade de ser um instituto de alton
estudos, devendo ''desenvolver e consolidar os conheci-
mentos necessirios para o exerclcio das func6es de di-
rec:o e para planejamento da Seguranca Nacional''€16)

Os motlvos que levaram ao surgtmento delta entida-
de sio conhecidos por todos que se preocuparatu em es-
tudar os ands mats recentes da hist6ria politico do
pals. +undamentalmente a parter de 1964(17)

Com a atuac3o controvertida desde seu inlcio. a
ESG tele inclusive sua exist6ncia ameac:ada em meadow
dos amos 50, quando .foi acusada de contribuir para um

climb golpista que havia se instaurado no pals. Con-
forms o general Airton Pereira Tourinho, ex-comandante
da entidade, o Estado-Maier chegou a pensar em sua ex-
t inc:o naquele moment o\ iu /

Heros de uma ddcada depots, todavia, as Forces Ar-
madas depuseram Jo:o Goulart e assumiram o comando do
aparato de Estado Uma copiosa literature a respeito
do volpe militar e das ''novak func3es pollticas'' assu-
midas REID estamento mllitar comecou a ser produzida
tanto no Brasil quanto no exterior

Independentemente das posicoes assumidas, goer po-
los defensores do regime, quer atravds das anilises
realizadas por cientistas politicos.. historiadores e
outras profissionais. vznculando o volpe ao capital
iritet"nacional, a pl"oprla conJuntura I.tlterna. ou ape '
lands is teorias conspirativas da Hist6ria. um .rata
chaka atenc:o: a grande importincza conferida polos
autores i ESG(19)

(16) Cf. Antonio Arruda. QE.....f.If.. p. 4
(17) Iden Rota 15

(18) Folha de S: Paulo. 9 .3.77
(19) Este tend6ncia veri+ica-se ptincipalRente apes a publicac3o da
livro de A] fred Stefan. ee....iil



Elsa instituic3o d apontada n3o apenas cano a res-
ponsivel pda elaborac:o de uma ideojogja, chamada pe-
na E.SG de Doutrina de Seguranca Naciona] (DSN), inspi-
radora de outros Raises latino-americanos, mas tambdm
cano a aurora ou responsivel polos datos ocorridos no
Brasil nas tr6s dltimas ddcadas

Assam, quajquer acontecimento concernente a poll '
rica interna e, sobretudo externa, passou a ser enten-
dido cano resultado da estratdgia tracada pda ESG: a
conspirac3o militar, a doutri.na de seguranca e desen-
volvimento. o endured.menlo do regime, a extincio do
pluripartrdarismo em 1965 ou a sua volta en 1980. a
anl st ia, et c

N5o se Rode negar que a BSN deja um produto real
dos ''laborat6rios esguianos", pretensamente a Sorbonne
brasileira. Polo Heros ipso parece vicar nitido atra-
vds da literature produzida pda Escola, desde
1949(20 )

Contudo, a Doutrina de Seguranca Nacional nio tem
subs orlgens na ESG, mas remonta ao positivismo com-
tiano. ao nazismo e ao pensamento d.e Gods Hontei-
rn ( 21 )0

(20} A coasulta ao acervo da fscola Superior de Guerra d libre
qualquer interessado. Evidentesente arenas parte do acervo pode ser
estudada. devido ao sigilo que a entidade aantdH i Razor parte de
sous texton. A reproducio dos ensaios considerados litres Rode ser
+eita na pr6prla instituicio
(21) CF. Schoosans. ltichel . .Dfsi.ia..dlL.&LfSil. GeHbloux. Duculot ,
1973; EdRundo Carlos Coelho. Es busch de identidadt .: afxdrci.Le e

Rio de Janeiro, Forense, !976i
Uil I iaR J. Hinson Jr

Dissertacio de nestrado ep Hist6ria apresenta-
da iuniversidade de Coluiibia (EUA), ea 1978, mined; ShiguenoliHi-

rn aViD nm

a Poijtica na sociedade braille
wi I itarq refine o Brazil :lH.unn:el : Ftiti

factorsdpol oa I c a

insert a-pi ro ( 1920-1980)n aPnci=npn} n apnon] {t i rn bra

cio de Nestrado e© Ci&ncia Polltica apresentada i Utiiversidade de
S3o Paulo e6 1981, 286 p . , 8iReo
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Afloat, imagine-se, foia busch obsessiva de novas
alternatives para o pals, que possibilitou a sobrevi-
vdncia da entidade. com alton e baixos, gestando uma
concepc3o autorztiria de regime no Forte de Sio Jo3o,
in.fluenciada por Alberto Torres, Oliveiv"a Vienna e
Azevedo Amaral , ent re out ros

Nio 6 fortultamente que se pods ler no instituto,
a placa com fuse cunhada por Castelo Bianco, o presi-
dents mllztar que mats se identificou com a ES6, con-
siderada o reduto da !ntelligentsla militar brasilei-
ra: ''Nessa Casa estuda-se o destiny do Brasil ''

Da{ Ji se Rode ter uma. iddia de coma os esguianos
se v6em, ou bela, cano o ''carne da elite '', nas paIR '
vras do general Ant6nzo Jorge Correia(22). E, justa-
mente, palo rata de ser vista coma o recinto intelec-
tua] das Farc:as Armadas, criou-se um mita em torso da
capacidade da instituzc5o em construir proletos nacio-
nais (naturalmente autoritirxos), e colocd-los em exe-
cuc5o nos governor p6s-64

Certamente alguns acontecimentos tiveram inspira-
w:io esguiana. coma a crzac5o do Service Nacional de
In.formac6es (SNI), em 1965. ji que Golbery fazio refe-
rincia inecessidade de um organismo controlador de
informac3es e.ficaz desde 1955, no seu f!.anf.i.allen
£.L3.f.fg.l£Q(23)i da mesma f orca, o Decreto-Lei ng 314 de
1967 sabre a Lei de Seguranca Nacional (LSN) signifi-
cou transpor para o plano interns Q conc.etta de de.fema

(22) C+. 0 Estado de S: Paulo. 9.3.76. p. 16-17i Antonio Jorge Cor-
reia. "A tn+lu6ncia da ESG no pensaRento politico 8 estratdsico das
elites brasileiras", Sequranca & Desenvalvieento XXV (163): 61-69,
1976; Ayrton Pereira Tourinho. "A ESG contribui para a fornacio eo
fortalecinento da elite aut&nttca", Sesltrmca,...&
XXV ( 164) : 7-to, 1976

(?3) C+. Golbery do Couto e Silva. Planeianento estratdqico. Rio de
Janeiro, Biblioteca do Exircito fditora, 195S. p. 251
(24) H. A. Castelo Bianco. lisiafsQS...llfl. Brasilia, Secretaria de
IHprensa, 1964, p . 104-117
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nacional, porque verificavam-se, naqueje memento, crl-
ticas intensas ao regime militar; Rode-se kinda credi-
tor, iEISG, a racionalizac::o burocritica, atravds do
Decreto-Lei ng 200, de t967, sabre a Reforms Adminis-
t rat iva

Ao nigel das relac3es internaclonais, uma leitura
mats atenta ao discurso de Castelo Bianco, em julio de
1964. no ltamaraty, e o pronunclamento ao abrir o ano
letivo da ESG em !967, dio boas vistas sabre o compor-
tamento assumxdo por seu governs no cenirio mun-
dial (24). No governo Costa e Silva, a conduta adotada
pda polltica externa brasileira, se pensada em molded
esguianos (polo memos a concepcao vicente naquele me-
mento), contrariava frontalmente as diretrizes prega-
das nos ensaios diversos escritos peta Escola, chia
preocupacao maier era canter o ''perjgo comunista

Nos argos l"lddici poderiam surglr elementos coinci-
dences entry a doutrina esguiana e a polltica imple-
mentada REID general-presldente. Por exemplol com re-
lax:ao ao aspects demogrifico, o aumento populacional
.fora durante muitos ands (e prevaleceria atd o final
do governo Mddicz), encarado coma necessirio para ocu-
lar e lntegrar os ecdmenos nacionais. Mas a 6nfase da-
da ao incremento da populacio, quando o Brasil ultra-
passou a clara dos 160 milh3es de habitantes, com o
lena ''agora rump aos 200 milh6es'', nada maid era do
que fruto da eu.forma desenvolvimentista que grassava
no periods, e nio se amparava nos concertos esguianos
Do mesmo JeltO,. a construc3o da Transamaz6nica choca-
va-se com a teoria de Golbery. de ocupac3o do territ6-
rzo nacional, explanada na sua Geopelit;;ica d;e Bras;il,
que buscava preencher primeiro o Cent:ro-Oeste vazio, e
utilizando este cano trampolioi, parter para a conquis-
ta de.fznitiva da Amaz6nia(25)

(a5) Ct. Go]bery do Couto e Silva. ]ieppe] tlc! dQ Bras
c3o, Rio de Janeiro, Livraria Jose OlyHpio Editors. 1967



Sob a reg6ncia de Geisel, o reconhecimento de Rai-
ses ideologicamente n5o a.finados com o regime brasi-
leiro, cano Angola e }locambique, em 1975, contrariava
a doutrzna esgutana de seguranca, uma vez que aquejes
Estados se acham localizados no Hemisfdrio Sul. Elsta
regi3o, se utilizada peta Uniio Sovidtica, tornarta
possivel, na concepcio militar, a instalac5o de bases.
impedindo a circulac3o de superpett"oleiros. carregando
o t5o precioso combustllvel ao Ocidente, colocando em

cisco nio s6 a America Latina, mas todd o Hemisf6rio
oc zd ent a ]

g znteressante observer, por ocasiio do reconheci-
mento daqueles Estados, assam cano a Repdblica Popular
da China. que a produc5o intelectual esguiana (alias,
nio s6 esse, mas a militar em gerd)), manifestava-se
avessa a este Lipo de comportamento da Chancelaria
brasilezra A conduta posterior, entretanto, di realce
ao relacionamento com quajquer Falls, desde que n5o de-
ja exportador de ''doutrinas nocivas'', respeitando a
soberanta de coda Estado, pautando palo pragmatismo no
intercimbio com outras nac:6es, nio se descurando, d
c I aro . da seguranca

0 que aconteceu d que a doutrina esguiana tem se-
gundo a reboque das decis6es governamentais. auer.di-
ner, concebe-se uma quantidade imensa de trabalhos,
consoante de principios de seguranca e desenvolvimen-
to, mas quando uma medida adotada REID governs n:o
coincide com seas pontos de vista, passe-se (depots de
uma carta relutfncia), a enfatizar o acerto das poli-
tzcas implementadas polos governantes

Por ipso, os elogios i polltica externa brasilei-
ra, porque com seu pragmatismo (ou universalismo},
possibilzta ao pals auferir divisas consideriveis com
a venda de equipamentos bdlicos. n3o importando se o
Primelro ou ao Terceiro Hondo, se aos comunistas ou
nio , desde que paguem

Comportamento fiesta direc5o bode ser encontrado,
por exemplo, no discurso de inaugurated do ano letivo
da ESG. em 1980 Na abertura dos trabalhos dizia o en-
t5o che.fe do Estado-Major das Forces Armadas (EMMA)
general Jose Ferraz da Rocha, que o Brasil mantinha



uma atltude coerente eal nossas relac3es internacio-
nais, criando em outros pulses uma atmos.feta de con-
fianca e de sadie curiosidade. Os 6xitos obtidos palo
Brasil, completava o general, Cram consequences da
correta execucio das atividades atinentes ao ltamara-

As afirmacoes anteriores nos conduzem, portanto, i
seguinte observac3o: a ESG e+etivamente construiu uma
doutrina de segurartca e' desenvolvimento atd 1964i des
se ano em dianne, a entidade esperou que sua metodolo-
9ia de trabalho fosse assumlda REID governor castren-
se. N5o d'..fortultamente que sempre encaninhou, re9u-
larmente, os sous trabalhos aos .autos esca13es go-
vernamentais (Presid6ncia da Repdblica. Ministdrios
EMMA), procurando "fornecer subsidies'' ao planejamento
nacional (o que implica diner que n3o mandam realmente
nas dec I sacs

aceite dessas sugest6es ocorre, t3o somente, se
for ao encontro daquilo que os tdcnicos governamentais
pensam, o que redux drasticamente a possive] influ6n-
cza no contexts global do planejamento do pals, se bem
que o chafe da Dxvisio de Assuntos Politicos da ES6
tenha procurado convencer que as ultimas administra-
c3es federais dayan importincia aos estudos do insti-

t y ( 26 )

0

t u't o (27 )U

ono a polittca d dlnimica, n3o segujndo padr6es
rigidos, apresentando uma infinidade de variiveis im-
previslveis, manxfestadas sobretudo em. dpocas sucess6-
rias, ou de manutenc:o/alterac:io de regime. com cliva-
gens entry as diversas fact:oes ailitares (Costa e Sil
va, Albuquerque Lima, Hugo Abreu, SI.lvio Froth. Euler
Bentes e mesmo as eleic6es no Clubs Hilitar). a enti-

(26) C+. Jodi Ferraz da Rocha. "0 Brasil e a Escola Superior de
19-28. marco/abril !980

(27) Entrevistas coe o Conselheiro Fernmdo Jose Carvalho Lopes, do
lta©araty, servindo Patio na Chefia de Assuntos Politicos da ESG.
es 25 e 29 de noveHbro de 1983
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dade continua sends um local de debates, um centro
aglutinador de elvis e militares preocupados em ''re-
solver os grander problemas nacionais''(28)

A min.ficacio da fSG .fez com que ela mantivesse
papal importance na formaGao do ''carne da elite ''. Este
cato d constativel torque a procura iinstituic5o,
kinda hole. nos aaas 9e se martin inalterada. com pes-
soas deselosas de frequentar sous curios, o que garan-
te iESG a divulgacio de sua doutrina

lsto n5o assegurou, todavia, b entidade, a coloca-
c5o em pritzca (peta memos ao navel que ela deseia-
ria), de sua doutrina, em virtude da pouca in+iuincia
junta aos 2a].iKs:aak..ers., vis:lvel em todos os governor
exceto no do marechal Castelo Bianco(a9}

importincta con+erlda iESG, nos Bros do regime
militar, se deveu quake que exclusivamente i ascens5o
de Golbers do Couto e Silva. A parter de 64, as anili-
ses passaram a estabelecer um vlnculo .entry Golbers e
a ESG. sends que a identlficac3o chegou a ta] porto,
que nao se podia merlcionar um e esquecer o outdo. Por
esse razao, compreende-se o mita que envolveu a ent:i-
dade, vista que a Golfers sempre se atribuiu o r6tulo
de ''emtn6ncia panda '' da estratdgia polltica governa-
ment al

auer dizer, a ESG passou a ser inportante torque
dali safra Golbers. um de seas membros mats not6rios
Na realidade, a ESG tele arenas um ou outdo elements
que discorrza. teoricamente. com al,g-uma e+lcicia, ca
dos do pr6prto Golbers, Juarez Tivora e Castelo Bian-
co Pratxcamente inexistem outros brandes names na
ESG, alum disses, sends figure de primeiro plano o
criador do SNI, culls trabalhos caracterizavam-se so-
bretudo pda aridez de suas elucubrac3es

A

(28) Sabre o assunto ver Carlos Chagas. 8 guerra das estrd.as
(£964-1984). Porto Alegrg, L&PN, 198S

(29} Sabre a ES6 ver Sttjguenoji tllsanoto. "Escola Superior de Guer-
ra: Rite e realldade", Politico g.astra dqla. V (1):76-97. jan/Har
t987
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A ESG viveu, portanto. durante argos, basicamente i
sombre de um dnlco te6rico. Este. com sua macante eru-
dic:o, procurava mostrar, atravds de pedantes texton.
a dl.ficuldade para qualquer simpler mortal extender os
concertos geopoliticos por ele emitidos. quando na
verdade posco acrescentou a literatura existente sabre
o assuRED em outros Raises, e nos quaid Golfers +oi
heber subs ori9ens

A llgac3o ESG-Golfers assuRlu efeitos nib'ficado-
res em ta} amplitude que a entidade assumiu papal des-
proporciortal, nao arenas nas interpretacoes feitas pe-
ta memo acad6mico, mas tanbdm na imprensa e nos memos
politicos, que comecaram a identificar na ESGi...via
Golbers, Q grande laborat6rio dd id6ias do pals(30)

Com lsso os proprios esguianos passaram a acredi-
tar na eficicia de sua doutrina. reforcando-a, ia que
os demais se9mentos da soczedade ]he atribuiam ta] im-
portincia e veracidade. Assam, o discurso de Golbers
pronunci,ado em 1980 na Escola Superior de Guerra, fa-
lando das sistoles e diistoles da politico brasileira
passou a ser entendido coho pensamento da instituicio,
quando se tratava t3o somente da palavra do chafe do
Gabinete Clvi] {31 )

(30} AlguHas anilises critical sabre este coHportaHento podep ser
encontradas ep John Harkoff & Silvio. R. Beretta. "Professional

A critique o.f a thesis o.f
(2) : ian. !985. p. t83i
o Hilo do coder Bodera-

ideologs and military actlvlsR in Brazil
!7AI fred Stepan

'AI fred Stepan eQuarti© de Horaes
.ca (?) : t63-199dor

(31} D discurso de 6olbers Rode ser encontrado ep seu livro feniiia-

3g edicia. Rio de Janeiro, uvraria Jas6 01sHpio Editors. !981



GEOPOLfTICA E POLfTICA EXTERNA BRASILEIRAS

No que dtz respeito igeopolltica, dave-se cons!.-
dewar. a bem da verdade que, no perlodo p6s-64. z,/mes-
ma foi bastante cultivada particularmente no.sdio do
estabelecimento militar. E mesmo no compo diplomdtico
simpatias iutilizacio da geopojitica cano instruments
da polltzca exterior cram rlotadas

Quando aos estrat:egistas do memo castrense este
tata era perfeitamente compreensivel. ji que perceben-
do as relac3es internacionais unicamente sob a pers-
pectiva do conflito. saas anilises privilegiavam a
elaborac3o de hip6teses de guerra, avallando o poder
nacional .frente aos seas vtzinhos, mormente com aque-
les que fazed fronteiras e que. potenclalmente modem
causal ajgum problems aos tnteresges brasileiros

Nos memos diplomiticos. autores coma o ex-embaixa-
dor 41varo Teixeira Spares, durante muitos aaas crete
da Divisio de Fronteiras do Minist6rio das Rejac6es
Exteriores, considerava a 9eopolitica e a hist6ria
(onstrutoras de fronteiras, entendendo estes cano ele-
inentos vivos, movendo-se de acordo com os perilodos da
hist6rxa do pals: E, por ser dinfmica, .a +ronteira
avanca au recur e d-o condicionamenta resultante de

uma politica externa"(32).. Ao historlar a formac5o das
from-telras nacionats Teixetra Soar.es nostra cano a
geopolztica contribui para .projeta.r o pals, ampliando
os sells dominlos em direc5o ao centro do continents, e
ocupando cada vez maze espaco, empurrando os limited
estabelecidos polo Tratado de Tordesilhas. eio quatro
sdculos de hist6ria(33)

De Tordesilhas aos estudos da ESG, passando polo
Tratado de Madrid (Alexandre de GusmSo) e palo Bar5o
do Rxo Bianco (responsivel polo contorno geogrifico

(32) Cf. Alvaro Telxeira Spares
ra:s da Brash!. 31 edicio. Rio
Editors, !973, p . 13-14
(33) 1deH. op . cit

le Janeiro. Bibliateca do Exdrcito
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final do territ6rio brasileiro), a temitica das fron-
teiras sempre se fez presents na pauta de discuss6es
da polftica externa brasileira, guar sob a utica !nili-
tar, auer sob o 3ngulo diplomitico

Os pr6prios pianos ltamarats I e 11, datados de
1966, dentro do esplrito da nova politico de frontei-
ras foray realizados torque segundo o Ninistdrio das
Relac6es Exteriores era urgente reabrir os caminhos
para uma reconquista e uma redenc3o das frontei-
ras(34), sendo para ipso necess5rio "crier a consci6n-
cia do problems, define-lo perante todos os 6rgios go-
verrtamentais capazes de concorrer para a sua solucio
(e) mobilizar os melds necessirios para a sua execu-
c:o. sob a forma de recursos de infra-estrutura e de
assistBncia t&cnica e financeira dentro de um planeja-
mento adequado, de modo a crier condic3es de vig.!.e de
prosperidade para as popular:6es fronteiricas''(3S) E
possibilitar a seguranca do pals, pods-se acrescentar
sem receio de farrar

Tanto as a+irmac3es do general Carlos de keira
Mattos, que dizia em 1979, que o Brasil era kinda um
territ6rio em processo de expans3o, quanto as de Tei-
xeira Spares mostram clay"amente o fio condit:or que
norteia o pensamento geopolitics(36)

i !negivel a exist6ncia de um vlnculo estreito en-
try geopolftica e pollo:ica externa. A literature clis-
sica, desde Frederick Ratze]; Rudo] f KJe]]dn, A] fred
Thayer Mahan, Hanford Mackinder, Nicholas J. Spykman,
Karl Haushoffer, entry outros', sempre aliou os fa.tones
geogr5ficos (territ6rio, espag:o e post.c:o), ao poder
do Estado(37). Com di erencas de abordagem, ora privi-

(34} C.f llinistdrio das Relac3es Exteriores
!reatgi:raS. Brasilia, Sec5o de Publicac6es do LIRE. 1968
35) Iden, op . cit
(36} C{'. alvaro Teixeira Spares. op. cit. Carlos de }feira flattos
0 pensamento estratdgico brasileiro: projec:o das influincias de

massa continental idade" . PQ!.jUtadratfs.h, 1 (1), 1983. p .5-18
(37) Considerac3es sobre as escolas geopol incas podeR ser encon-
tradas em qualquer manual que trata do assunto. Ver tanbdn Uander-
lei Jose Nessias. 6eQsralii. palitica e geopolitics.. Tess de Dou
toraaiento eir Geografia apresentada CUSP. t991. HiReD
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legiando o poder adreo ora o coder maritime. a preocu-
pac5o major foi sempre a de proteger o territ6rio e.
se possivel , amp } ii-lo

Etta d a 16gica do raciocinio geopolitico: quando
mats lange Q inlmigo mellor. quanto mats ample o ter-
rtt6rto mats favoriveis servo as condic3es para 'se;
tracar uma estratdgia adequada

Oliveiros da Silva Ferreira, ao analisar o casa
brasileiro, conseguiu captor com argdcia, os obietivos
da geopojitica a.fzrmando que ''a mentalidade geopol£ti-
ca conduz, peta 16gica interna da proposic:o iriicial,
a uma politica de poder, realizada com o fim de .f orta-
lecer o Estado .frente aos demaisie depots uma polltl.-
ca nacional - e por que nao nacionalista - e com ten-
d6ncia ao expansionismo''(38}

A geopolitics s6 pods ser entendida dentro dente
quadra, ou sein, de protec::o do territ:brio nacional e
procurando expands-lo o marino possivel, empurrando as
front e i ras

Considerada uma proJeca0 9igantesca de forces em

movimento, nas palavras de Teixeira Spares, a geopojj-
tica na visio da ESG constitui ''no mfnimo um instru-
ments de acid ou um fatter de relevo a considerar.
quando da f ormulac5o da polltica nacional, deja para a
integrac5o nacional, cano d o casa do Brasil, leia pa-
ra a manutenc5o de um sf.at.us..aua, deja mesmo para am-
bic6es maiores de poder e espaco''(39}

Enquanto Lewis Tombs (norte-americano) a.firmava
que ''a histdria pasha e a geogra fi3 permanece''(40)
sendo este &ltima constants na .formulac5o da politica
internaciona] e da doutrina estratdgica. hd muitos

n pol i t ico vpape
as t ' uerzas Arnadas pn naae

Plel+ I lg 1+4q#ltUlt

(38) C+
sil en'o '

Oliveiros S. Ferreira. "La geopolitica y el Ejercito bra-
in Virgilto R. Beltran (org . )

tones, 1970, p . 182-[83
(39} C+. ESG. Geopolltjca. LS 17-77. p. 34
(40} CF. Lewis Tanks. "A influ&ncia da geopolftica na foreulac3o da
politico intertiacional e da estratdgia das Brandes pot6ncias". Ea-

1 (1) : 73-104. t983

Caracas, llonte avila Edi-
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ands Aroldo de Azevedo, nos argos 50, previa "con base
nos enslnamentos de uma s: e coftstrutiva geografia po-
Iftica. um natural e inevitivel aumento de nossa esfe-
ra de in.flu&ncia"(41), convencido de que "uma vez
atinslda sua elena mocidade o Brasil n3o poderi se
contentar com os sells alto e Belo milh6es de qui16me-
tros quads"adds ( . . .) e poderemos nos utilizar com i.ne-
giveis vantagens, dos territ6rios colonizados palos
port ugueses '' \ 'tc /

Alias, etta dltima sempre f oi uma das principals
postural defendidas, embora desordenadamente, nos ind-
meros trabalhos produzidos polos geopoliticos nacio-
nais desde a ddcada de 1920

Em todos os mementos da hist6ria brasileira a geo-
polltica encontra-se presents exercendo ora major in-
flu6ncia, outras vezes nem tanto N3o s3o, delta for-
ma. desprovidas de fundamento. as preocupac3es }atino-
amerxcanas sabre o panel desempenhado palo pals no
continents, principalmente no p6s 64

Identi+xcada coho expansionista e tentacular, a
politica brasileira d executada, segundo muitos lati-
noamericanos, seguindo estrltamente concepc6es estra-
tdgico-militares. colo base em princlpios geopolllticos,
visando. atravds da teorxa da cetce - segundo a qual
chegaria um memento em que regimes hostis ao largo das
+ronteiras nacionais poderlam colocar em cisco a segu-
ranca nacional. por ipso tartan que ser neutralizados

envolver os demais vizinhos do continents. dez dos
quads possuem limited com o Brasil

As teorias desenvolvxdas, fundamentalmente de ori-
gem militar, cano as de Golbery do Couto e Silva,
atrairam a ira de geopollticos latinoamericanos, que
qualificam o pals coma ''o grande inimi90 regional
Juan Enrique Guglialnelli, ex-diretor da revista ar-
gentina Elsfrat.foia. criticava asperamente a polltica de
fronteiras vlvas" desenvolvida por Teixeira Spares,

com base em prlnc il
rl } nnr 2 dr-i fPrff)

(41) Cf . Aroldo de Azevedo 'A geogra+ia a service da polltica
(210), out/195S, P . 65

(42) Tier, op . cit



as iddias de keira Nattos, Golfers e Mario Travas-
sos'''' Vivian Tries denunciava o iaperialisao brasi-
leiro, German Wettstein e Esteban F. Carpal abordaram
a ocupac8o das terras paraguaias polos brasileiros,
atravds da expansao agrlcola, da mesma forma que o fa -
liam o ex-deputado paraguaio Domingo Lal.rto. Eduardo
Machzcote e outros inclusive brasileiros canto Paulo
Schilling e J. Chiavenato(44) ' '' '''- -

0 ripido cresclmento torque passou o pals nos +'i-
nais da ddcada de 60 e infcio dos aaas 70. certamefite
foi um dos principals argument:os palos quaid.:as aten-
c6es se volt:aran para o Brasil, atemor"izando os vizi-
nhos de Norte a Sul. Alden da grande quantidade de cri-
tical oriundas do Cone Sul, rechacando a polltica "im-
perialists brasileira". atd mesmo na Venezuela as
preocupac6es se fizeram sentir. quando a pr6pria Uni-
versidade dos Andes, com apoio da Chancelarza desen-
volveu um projeto de pesqujsa acerca do regime brasi-
leiro e suds influ6ncias sabre aquele pais{45)

Assumindo importincia, principalmente aris o sur-
gimento da ESG, em 1949, a geopolitics, Juntamente com
os outros componentes designados Obietivos Nacionais
Atuais e Permanentes, Poder Nacional. Seguranca Nacio-
nal. serviu para moldar de forma consistente a Doutri-
na de Seguranca Nac.tonal

(43) C+. Juan Enrjque*Guglialaelli. "Argentina-Brasil: en+renta-

Hientop.of-29. za para la tiberacidn", fsfraLfai.a {36). set/wt
(44) C.f. Vivian Triad
aa. Buenos Aires. Jorge Alvarez
Carpal. "Agrtcultura ! geopolitica en
(27) 3-8, 197S; BoHingo Laino
brand:ei!.g. Sio Paulo. Global

or. 1969; Wel:tstein & E. F
la Cuenca del Plata", fLiSiS

Emit ora £979i Elduardo H&cttiCOtC
a pxo anq Buenos Aires, Ciencia Nueva 973

Sio Paula. 61abal
Pau

Paulo Schell ing. a
!98t; Julio J. Chiavenato
[o, Global , 1981

(45} grata-se do projeto intitulado "EI caso brasileHo: caHbios po
liticos s socio-econdwicos desde 1964 y su signi+icaci6n para gene
zuela". coordenado REID prof. Roland T. Els
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Esse doutrina, colocada en pritica no per£odo
pds-64, oscilou con+orme a influincia politico da ESG,
ora exercendo papal importance. ora relegada ao ostra-
cismo(46). Para o primeiro casa basra lembrarmos o go-
verns de Castelo Bianco, ele proprio un dos expoentes
da instituic3o, quando os concertos esguianos torna-
ram-se importantes para a elaborac3o da estratdgia na-
cional. Verificou-se, jgualmente, a participac:ao, en
seu governo, dg.inumeras pessoas que haviam frequenta-
do a Escola{47). 0 mesmo ii n3o se sucedeu lids gover-
nor de Costa e Silva e Emilio Medici, que nio passaraai
polos banjos da ESG, kinda que sob este dltino se te-
nha fal ado no Brasil Pot6ncia

A ascens5o do estamento nilitar. ao conando do
fez com que a doutrina esguiana se

autos pos-64. E, por extensgo. a
principalmente quando se Palau na &.egfJ.a

no governs Castelo Bianco
elo Bianco, todavia. tornou-

It ica de desenvolvimento", ao
deixou de ser considerada

mesma para se converter em elenento auxi-
ltica desenvolvlmentista, enfatizando-se a

desenvolvimento Geisel tentou Inc)usive
aspects. tnvertendo o bin6nio, realcando

sous pronunciamentos o desenvolviaiento coH seguran-
ga e a integral:io nacion-al. . .

Por outdo ladd. os geopoliticos nacionais nao ' se
preocuparam exclusivamente em analisar o territ6rio,
visando a formulac5o de uma polftica estratdgica. Le-
vantou-se ao mesmo tempo, a quest3o da organizagao na-
cional, Q proprio regime +ederativo, abordando-se
indolBncia do homed brasileit;o" e, principalRente,

vlnculou-se iDoutrina de Seguranca Nacional

a

aparelho de Estado
t ornasse conhec
geapol it ic a

A geapo] it ica pas-Cas
p ouc os uma

mesmQ
um .fim em s

na po]liar
seguranca e o
red

(46) C.f. Alexandre de Burros. "ForBando elites", Jeraal..da..lardR.
25 . 8 . 79

(!03): 11-1S, t964. 0 artigo re.ferido in
titula-se "Adesguianos no Governs
r47 ) f:+ Bolet iR da ADES6



Ao ser pensada sob ingulos t:o diversos. com uma
Sana xmensa de alternatives, a geopolttica pods ter
servido de suporte para influenciar n3o arenas a poll-
tica exterior, mas tambdm interna do pals. O que se
observe. pordm, d que a geopolitics pods ter side con-
siderada, mas nio determinants nas tomadas de decisis
no imbito da pol i.tina externa, porque se assam fosse
nao se encontraria explicac6es para as pollticas do
pragmatisato e do universalismo. vigentes a parter de

Pods-se, por outta lido, questioner atd mesmo os
prlncipios nos quaid se assenta a 9eopolltica, de de-
fesa e de lntegracio territorial. llsto porque a capra '
c:io de recursos externos em grande escala para subsi-
dtar o modelo de desenvolvlmento econ6mico implementa-
do polo governs tailitar. visando fortalecer o coder
nacional. velo contrarian os princlpios da geopoliti-
ca A estrada de empresas multinacionais que passaram
a controlar extensas areas, verdadeiros Estados dentro
do pals. tanto no interior quanto em regimes estratd-
gicas levantam as seguintes quest3es: ou o (apical in-
ternational n:o representou Denham perjgo, colocando
abalxo o przncipio de que a seguranca era importante
para a propria soberania nacional. ou erttao a geopoli '
rica pensada em termos estritamente estrat6gicos pouch
representou nos Zoos aqua considerados

Ao se dar como correta etta segundo possibilidade,
Lorna-se pols compreensivel porque a polztica externa
brasileira n3o .fol forioulada dandy primazia is teorias
9eopoliticas. Este comportamento pods ser observado
nas diretrtzes tomadas polo regime castrense a parter
de 1969. quando a ascend:o do pals foi pensada por
formal outras que nao as anparadas exclusivamente palo
ingulo estratdgico-mxl iter

0 que se vertficou foia concentracio de grande
parte dos esforcos do governs militar em setores cano
energza e16trica, melds de comunlcac3o socials, ener-
gia nuclear, inddstria qulmica, aumento do Produto Na-
cional Brute e incentive ao incremento das expos"ta-
c6es. Tentou-se, destarte, ampliar os tentdculos por
vla pacifica. Mats do que nos seas fatores geopollti-
cos. o peso (relative) do Brasil se fez sentir, em iai-

t974



bite international, polo Heros atd os arcs 70. atravds
do for.talecimento do coder nacional via PNB

No primeiro governs militar, sob Castelo Bianco, a
polltica externa brasileira, de acordo com a .Efari.a

deu &n base ao rel ac ionamen-
to diplomitico com os parses do bloch ocidental, mats
precisamente do continents latinoamericano, aceitando
a exist&ncia dos Estados Unidos cano alder e guardi3o
dos valores da civilizac3o cristi

Devida a etta postura, a atuac3o nacional dense
periods foiclassi.flcada de ''ali.nhamento automdtico
seguindo ab decis3es tomadas por Washington

Na verdade este lodge ditto o que Palau Castelo
Bianco. 0 que ele evidentemente admitxa e n5o colocava
em discuss:o, era o papal major que os Estados Unidos
deverlam exercer cano a grande pot&ncia do mundi oci-
dental, sobretudo no que dizia respeito iquest3o da
seguranca. Completamente di.ferente era alinhar-se a
este pals, sem respeitar os pr6prios interesses nacio-
nais(dxscutlveis evidentemente)

Tal posit:o estava bem explicitada hesse discurso

I [i[:=+qZqt8 1e]=H]qBJl]q=]l]BZ]qiF]

Nio deveHos pautar nossa atitude nee por
naquiaveliswo Hatuto, neR por UHa polltica de
extorsio. ReciprocaHente, tl:o deveeos dar
adesio prdvia is atitudes de qualquer das
grannies pot6ncias - nep HesHO is potincias
guards:s do llundo Ocidental - pols que na po-
llltica externa deltas d necessirio .fazed a
distincio entry os interesses bisicos da pre-
servacio do sistepa ocidental e os interesses
especificos de URa grande pot;ncia"(48)

0u deja, acextava-se os Estados Unidos cano cider,
enquanto os interesses nao colidissem. lsto significa
que se concordava com a influincia norte-americana .fo-
ra da esfera de atuac3o blasi.leila. 0 que implicava
diner que os Estados Unidos poderiam tomas qualquer

(48) Ver H. A. Castelo Bianco. op. cit., p. t10



1:1111 il :?l:111£lll::ll :lll:l :l.l;l::l I li;ll ':;
ao .Paraguay, zones de in+'lu6ncia nacional, e que na
retorica diplomdtica e nxlitar s3o entendidas''coHO
areas de int eresse

Sob este perspective, o apoio dado polo pals ipo-
IJltica norte-americana circunscrevia-se mats ide.fisa
de sous interesses, e quando coincidiam com os dos Es-
tados Unidos, as mesmas posic6es serial assumidas.
dentro, sempre de uma visio estratdgica defensiva

Por isso se optou. etp !96S, em faber parte da Por-
ta Interamertcana de Paz (FIP), quando se invadiu a
Reptlblica Bominicana. inclusive toH Carlos de t\etta
Hatton comandando a Bri9ada Latinoamericana. Na utica
governamental. ands, aquino n:o tora uma intervene:o.

il;::ll.l:l 1: Pilllltl :l&l: :lll:l:i113:l;lllli11
do cantinente. ii que sends uma decisis uni]atera] nio
serra uma aldo coles.iva.. DaJ. os esforcos desenvolvidos
Junta iOrganizacio dos Estados Americanos (OEA}

quando dais tercos dos votes decidiram pele presenca
do continents daquele pals(49) '' ' --- '''

asta ado coletiva, entretanto, n:o era obrigat6-
rza, e deja sci particzparia "queen qujsesse '', e manda-
rin tropes aqueje que assam deseiasse. No faso, o Bra-
sil terra optado peta envio de tropes nacionais, tor-
que considerava que poderla acontecer la o que aqua se
sucedera com Joio Goulart, havendo o estabelecimento
de um governs comunista. Por outdo lido. o envio de

1:1111=:1qlllll111:1 $1.!':£ : : ££":£j ';;;; ;;. ;

149g ae b, r&ulo P . 48-54
(49) C+. Lourenco qantas Nora.

1981. vol . t
(50} Idea, op. cit

S:o Paula, f..Ef
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Para o ent5o chafe do Estado-Major das Forces Ar-
nadas (EFIFA}, Nelson Freire Lav&nere-Uanderley. a liis-
s:o na FIP nio foi uma invas3o. Tratara-se t5o soaente
e um casa epi$6dico, alias, bem sucedido. torque

ha-

vla una infiltrac:o de ideologia, havia subvers3o. Po-
r;dM ressalva ele, os Estados Unidos, antes .de partireai

ca Popular da China, em detriaento do governs de
Formosa

Cuba, considerada "exportadora de doutrinas nocl-

dos polos Vizinhosticomunista Fade ser detectado. por

illlllli::il.l::ll 1111:::llillll':il :l:ll, ills;ll
(51) Entrevista coH o tutor. no Rio de Janeiro es t8.t1.83
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1964), afirmando que o Brasil nio admitiria quajquer
ac:io comunista em seu territ6rio, n:o pactuando com o
comunismo no continents americano(52)

0 .fim do relacionamento coin Havana, em 13 de nato
de 1964, +oi iusti.ficado da seguznte forma, em Rota
dtstribuida pda Divisio de in.f ormac3es do Hinistdrio
das Rel ac: 3es Ext eriores

ao identificar-se oficialeente de Lipo ear
vista-lenini.sta, o govertto de Cuba se exclui
.ifsg......!alfa. da part icipacio no sistena tote
Famer lc ano " \ 'l.} /

centro dense mesmo climb, d tambdm verdade que o
pals esteve inclusive em negociac3es com a Casa Bianca
para envio de tropas ao Vietni, em 1964, quando Caste-
lo Bianco trocou cartas com Lyndon Johnson, manifes-
tando solzdariedade ipolitica desenvolvida polos Es-
tados Unzdos no sudeste asiitico(S4)

A rupture de intercimbio com Cuba e o reforco do
sistema de seguranca continental, de.fendido polo Bra-
sil. por ocasiio da IX Reuniio de Consultas dos Chan-
celeres americanos, em junho, farah dais dos brandes
eventos que caracterizaram a politico brasileira no
primeiro ano do regime mil it ar

0 alznhamen.to automitico com os Estados Unidos
enttetanto; n:o extstiu, CQmo sugerem algumas anili-
ses. Alias, o pronunctamento de Castelo Bianco, ao
abrir as atividades do ano letivo da Escola Superior
de Guerra em 1967 d elucidatxvo sobre os objetivos do
governs brasileiro. tanto no plano interns quanto no
ext errol =a /

(S3} Infer. op. cit . . p. 50-31
(S4} C+. Fernando Sandoval
£. 14. t2.1977. p. 42-50
(5S} Qfstada :de S: ?at!!g, t4.3.67

RiliHll?F=;lll#lTTtt:!illZiEMiez.an:nl
c+ Nintstbrio das Relac3es Extertores
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No conhecido discurso de iulho de !964, aos jovens
diplomatas, Castelo Bianco ao diner que ''a politica
externa n3o pods esquecer que fizemos uma opc3o bisica
que se traduz nana fidelidade cultural ,e politico ao
sistema democritico ocidental", ressaltgva que ''dentro
dense condicionante gerd, a massa independ6ncia se
mari.festarf na aferic3o de cada problema especifico.
estritamente em termos de xnteresse nacional, com mar-
gem de aproximac3o comercial tdcnica e financeira com
parses socialistas, desde..Sue est:es n o procured inva-
lidar nossa opc3o bisica"(56)

A.final ' de costas. lembraria alguns moses depots
(em 30 de outubro de t9l!? ''solos panamerlcanos. oci-
dentalistas e mundiais''''J/ /

De rata, assam efetivamente foi frito. Por ipso,
a.firmac:6es cano as da prdpria embaixada norte-america-
na, dlvulgadas em Halo de 1980, frisando que nio se
esperava que o ''Brasil se alinhasse automaticamente ao
nosso ladd em todos os assuntos, coma acontecia na dd-
cada passada, quando os interesses brasileiros Pram
mats limltados''. rt3o corresponded.i.realldade, e sdo
desprovidas de qua)auer +undamento{58}

Etta mesma zndepend6ncia. alois, tinha fido feith
em junho de 1964

'EIR resuRO. a politica exterior d independen-
ce. no sentido de que independents dove ser,
por force, a politico de UH pals soberano
Palitica exterior independents, n0 8undo que
se caracteriza carla vez gals peta interdepen-
dgncia dos probleRas e dos interesses signi-

+ica que o Brasil dove ter ?gu9)proprio penn-iRento e a sua propria acid"''/''

(S6) H. A. Castelo Bianco, op. cit.. p. t10
(S7) C+. Ninist6rio das Relac3es Extertores. op. cit
(58) Q Esltgdo::de S.Paltla, 21.S.80. p. 7
(S9) H. A. Castelo Bianco. op. cit., P. 11e'lil

P. 33
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EI serra reafirmada em marco de 1967 na ESG. ao en-
fatizar que a ''aceitac:3o do si.stena de seguranca con-
tinental em nada inibe nossa independ6ncia econ6mica
de comerciar livremente. de disciplinar os capitals
que desejamos receber para auxiliar o nosso desenvol-
vimerito. de importarmos tecnologia e equipamentos, das
forltes que preferirmos (...). Sem .falar em politica
independence, porque nos sentimos com rtot6ria indepen-
d6ncia, o meu governs Polo que mats ampliou Q comdr-
cio e as trocas com a area socialists''{60)

Se, no plano tdeo16gico, a t6nica era Q anticomu-
nismo. as relac3es com os raises do continents se fa-
ziam de forma pacifica. Dessa madeira, o governs bra-
sileiro concedia pr"ioridade ao fortalecimento das re-
lac6es do pals com os viztnhos do Hemis+drio, ''sem
p reJ u I zos aos

dens?El?y ao Cangressa Nacional, em lg de marco dp1965{61) (gri.fos meds)
Elm f.964 o Brasil romped relac3es diplomiticas com

a Repdblica Popular da China e expulsava uma miss5o
comercial que aqua se encontrava. Sob o pra9matismo
responsivel, em agosto de 1974. Geisel reatou relac6es
com aquele pals, reconhecendo-o coma o dnico represen-
tante da nacio chinese, em detrimerlto de Formosa. Ooze
Bros depots. em outubro/novembro de !985, o primeiro
mintstro chinas desembarcava em visits o.filial ao Bra-
sil, sends recebida pessoalmente peta presidents Jose
SUrRey. AFinal de costas, um mercado potencial de mats
de um bllh5o de consumidores merece certamente atencio
que fol dispensada a Zhao Ziyang

Este d arenas um dos muitos fates que marcaram a
conduta irtternacional do Brasil nos dltimos ands. Em

t964, a expuls5o da mtss5o chinesa, exzgida por Carlos
Lacerda. se constztula em um imperative, ii que o me-
mento politico assam o exigia. A conjuntura interna

c on 'fnr m p

(61) Ninis€drlo das Relac6es Exteriores
OP. cit.. P. 40

( 60) Q.fst ado de S. Paulo
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solicitava atitudes daquela natureza. Por elsa mesma
raz:o, torah rompidas relac3es diplomgticas con Cuba,
pals exportador de "doutrinas nod.vas" e com "valores
an t i -oc ident a I s

Quando Geisel reconheceu n3o apenas a Repdblica
Popular da China, mas tambdm Angola e Mozambique, re-
cdm-libertos do Juga portuguas, observou-se o exerci-
cio do pragmatismo na polltica externa brasileira, e
que, em muxtas circunstincias foi aldo de critical,
principalmente por identi+icar-se com postural tercei-
ro-Hurd ist as

Foi zsto tambdm que ocorreu no perlodo Castelo
Bianco, quando se estimou que o pals nao tinha uma
conduta pr6pria, arenas seguindo as oriental:3es deter-
minadas palo grande pals do norte. Q cato de se reco-
nhecer um outdo Estado coho cider de determinada parte
do semis.fdrio, n3o significava submiss3o, mas estar
consciente de suas possibilidades pollticas, economi-
[as e principalmente estratdgicas

Essay oscilac3es no periods p6s-64 fizeram com que
a politico externa brasileira fosse qualificada de
formal distintas, is vezes, com a utilizac5o de r6tu-
los inadequados. A diferenca de estilos na conduc8o
dos assuntos mundiais do pals n3o dove ser entendida
coma necessariamente conflitante, s5o apenas formal
di.ferentes de resolver um mesmo problems. Com ret6ri-
cas diferentes, e nem tanto assam

0 que dove cesar no intercimbio do Brasil com o
rests da comurbidade internacional d a exist&ncia de
uma instituic:o burocratizada, hierarquizada, que man-
tdm atravds da format:o de um compo altamente prepara '
da. uma tradic3o de dezenas de aaas em assuntos diplo-
mfticos(62}. Foi etta instituic5o que implementou a
politica brasileira em direc:o aos quatro centos, nos
vinte ands do regime militar, se bem que em tomas re-
lacionados iseguranca nacional e polltica econ6mica.

6141(+lBlttrlBt I leHliliHlf
ea 1984sertac:o de Hestrado apresentada ao IUPfRJ

(62) C+. Zaire B. Cheibub



atuava em parceria com os 6rgaos competerttes. Dal as
intimeras diverg6ncias, is vezes sends relegada(63)
Mas nem por ipso fora completamente imobilizada, per-
dendo seu raid de ac:o nos assuntos de sua esfera

Hd necessidade. tambdm, de se extender que a poli-
tico externa brasileira d, tio somente, uma das virias
vertentes, motive de preocupac:io dos planejadores na-
cionais, ao ladd da sadde, salirios, transports e de-
zenas de outros t6picos. igualmente importantes

A &n faso concedida pdas governor rlo perlodo
pds-64, na conduta dos assuntos nacionais possivelmen-
te se pautou peta tentative de solucionar, de acordo
com sua perspective. todos estes probtemas. Interessa-
nos frzsar que, dentro dense quadra. a politico exter-
na era arenas mats um dos instrumentos utilizados para
carrear recursos para o desenvolvimento nacional. 0
que se deu paIR estrada macica de capitals estrangei-
ros. vld emprdstimos e investimentos, peta intercimbio
coal as outras nac3es, procurando obter divisas atravds
de export aches

Num primeiro memento, nos Bros 6e. d iRegivel,
prevaleceram critdrios ideo16gicos para o relaciona-
mento internaciona] . Mas este comportamento se veri+'i-
con em um contexts em que a mentalidade governamental
apresentava resqulcios do climb de guerra-fda. kinda
que rapidamente abandonado, aqueles arcs tiveram coma
acontecimento lmportante a participac5o do Brasil na
lnvasio iRepdblica Dominicans, ferindo a pri.nclpio de
soberania nacional daqueje pals. A participac5o brasi-
leira naqueje epis6dio enquadrava-se num racioclnio
defensive de protec5o continental, conf orme a doutrina
v.igente. N5o se constataram, por6m, motives expansio-
nistas. nem se procurou ampliac5o da in+lu6ncia brasi-
leira na real:o 0 que serra atd inviivel, em termos
praticos, dado a pr6pria dificuldade torque passava o
pals naquele memento, sem capacidade sequel para equa-
cionar adequadamente sous pr6przos problemas internos

(63) Ver a esse respeito Shiguenolilliyapoto. "Geopolitics e pali
t ica ext erna Dias Plea Zlil,i F:lll;lii4:R.H

S:o Paulo Cortez Editors 1984 43-16



invasio da Repdblica Dominicans foi. por outdo
ladd, um epi.s6dio diferente do que ocorreu argos depots
com as possibilidade de intervencio
a part:icipac3o n0 90lPe aiilitar na
t971 (64)

No exemp lo uruguaio -
ve-se levar em carta a preva16ncia da
o color da guerra revolucioniria e as fronteiras
16gicas, que permeavam a doutrina militar
naquele moments. Passara a vigour a Lei
Naciona] em 1967 (substituindo a de 1953), e as
flores di'.ficuldades enfrentadas polo governs
com os movimentos guerrilheiros, fzzeram com que o es'
tamento militar exercitasse a repress:o, tanto inter-
namente quanto Junta is fronteiras olde esse cisco pa '
recesse imtnent e

0 exemplo uru9uaio szgniflca que a intervencao ml-
litar serif feita levando-se em considerac3o motives
estritamente ideoldgicos, na hip6tese de vit6ria do
candzdato da Fregte Ample, Libel Seregni. con+orme
avaliaw::o do SNI(65)

Com esse pals, alias, os orgaos de repress5o atta
vam conjugadamente, exemplificados deja polo sequestro
de cidad:os uru9uaios em terrlt6rio brasileiro (Porto
Alegre - RS), e levados de volta a Montevideu, sega
peta pouca vontade demonstrada pdas autoridades dos
dots Raises em resolver a situac3o de Fllvia Schillljng
libertada arenas no governs de Jo3o Figueiredo

A

n o drug ua I.
Bol ivia , amboy em

OPeracao Trinta Horan - de-

ideo
leila

de Se9uranc:a
paste

tdd ic i

A histdrn sec rota da in-(64} C{. por exemplo Evandro Paranasui
Dickson de6?1 . 4 .8S, pcasio de 971

m.OHb!Grad
l-al; Paulo SchillingPet rdpot is gazes !98S, p

'Bol i.974i Ruth NeedletlanBuenos Aires, Schapiro Editor
#Brazil 's geopolitical prlsionervla

Brasilgill (2): 24-26, fev. 1974; Ana Lia Payro
32 {3)okra vez gendarne de America Latina

7-24. !Halo/iunho de !973j Vivian Tries
incas. }lantevideo. Ediciones de la Banda oriental. !972

(65) Idea mata anterior



0 mesmo ii n3o Rode ser ditz em relax::o iBolllvia
A Participac5o brasileira rlo epis6dio que levou Naga
Banger ao poder, n3o obedeceu apenas a interesses po-
liticos ou ideo16gicos(66). Estavam tambdm em logo
principalmente vantagens economical, atravds dos nin6-
rios e do gis bolivians. N5o arenas estes, mas tambdm

receio de que a Bolivia pudesse inclinar-se em dire-
cip. iArgentina, Q que estrategzcamente serra um mau
negocio para o Brasil, torque poderia..haven a possibi-
lidade de se bloquear o acesso do pal.s ao Pac!nico
Naqueles aaas, a Argentina fazia intensas gest6es jun-
ta iBollvta. e o sucesso da Casa Rosada implicaria
que La Paz coder"ia abrir m3o da salda para o Atlinti.-
co, oferecida polo Brasil, atravds do porto de Santos

Pod.e-se constderar que nests casa .fatores geopoli-
tlcos farah ponderados. Has dove-se, por out;ro lada.
recorder que o gis e Q mzndrio bolivians n:o farah ob-
Jeto de cobica exclusive dos 90vernos nilitares
pds-64, mas tambdm remontam a d6cada de 50. E n:o pram
alva arenas de cobica dos governor brasileiros. Parti-
cularmente na Argentina. estes interesses se Hani.fes-
taram claramente, coma elucidam indmeros ensaios es-
critos na Bacia do Plata(67) ''''' ''

As considerac6es fellas atd o memento ji nos per-
mitem notar que as Forcas.Armad&s t6m sua forma de
conceber o pals, tanto na conduc5o dos assuntos domds-
ticos, quanto em subs relac3es com o exterior

Hi que se extender. kinda. quando se fda das For-
ces Armadas, qual ia.sua .forma de conceber a protec:o

(66) Ver Rota 64
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MILITARES E DIPLOMATAS: AMBIGUIDADES E:
CONFL I TOS

Se Ki interesses concomitantes que abrangem seko--
res diferentes, tanto no plano polltica, quanto no
econ6mico e militar, guam comanda a politico externa
brasileira'z S5o os tradicionais diplomatas preocupados
com problemas pojfticos Si.L.if&.e..sense (e coda vez mats
comerciazs, desde a criac3o do Departamento Comercia]
no initio da ddcada de 70)i os mllitares clio horizon-
te permit:e arenas pensar em problemas estrate9icos; ou
os economlstas voltados desesperadamente para obtencio
dos d61ares t3o necessirios para saldar a dlvida na-
c Iona ] ?

Se no perlodo de Castelo Brando era ponderivel
influ6ncia do pensamento esguiaio, coho explicar as
postural assumidas nos amos subsequentes?

As eleic:3es farah 0 grande assunto dos aaas 80,
mas a pollttca externa brasileira tambdm se viu colo-
cada no centro do Falco ocupando as primeiras paginas
dos jornais em diversas ocasi3es. Virlos acontecimen-
tos contrxbu£ram para que xsto ocorresse, fazendo com
que direta ou indiretamente a populac5o se lembrasse
de que o Brasil atta no cenirzo internaciona]

Entry eases fatores modem ser menclonados: a.dis-
cussio sabre a criac3o das forcas de pronta resposta
ao norte do pals: o pouso dos avi3es in91eses Hercules
na t"egi:o sul do pals, em elena guerra das Malvinas; a
ida do general Venturing ao Surinamei a apreens3o dos
avz6es de Kadafi. carregados de armamentos; a tumul-
tuada atuac3o do ex-embaixador norte-americano Lang-
horne A Motley; o .fornecimento de urinio ao braque, e
o t5o discutido PacED do Atlintico Sul. Sem .f alarmos,
d claro, nos tomas do dia, que se referee is negocia-
c6es da dlvtda externa, iecologia, aos direitos huma-
nos, ao narcotrifico. ao comdrcio exterior. ou, ainda
ao conturbado cano das ''polonetas'' (no comeco dos aaas

a

801

Pol it lcos Si

As diverg&ncias apresentadas reID ex-chanceler Ra-
miro Saraiva Guerreiro. coa ministdrios econ6micos e
mesmo, discordincias (mats veladas) com setores mili-
tares graz a cent uma divi,da levantada REID jornalista
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llewton Carlos em debate realizado Reid E.a!.ba.....df...S.
alfla, em 1979: "Queen {az a politico externa do Bra-
sil? g Q ltamaraty ou d o Conselho de Segurartca Nacio-
nal?'' EI ele mesmo respondia: ''Eu tenho informal:o qui-
to segura de que Q vote do Brasil na 0NU, cansiderando
o sionismo uma forma de racismo foi dado em desacordo
com a opini5o do ltamarats". E conclula afirmando que
o ltamaraty preferia que o Brasil se abstivesse em

quest3es delta rtatureza{68)
Obviamente o pals n3o poderla, naquela ocasi5o,

ter votado a favor de Israel, quando o mundi enfrenta-
va a crime do petr61eo, e o Brasil chegava ao final do
milagre econ6mico. necessitando, portanto, implementer
subs relac3es com os pulses irabes Da mesma forma, o
ltamaraty desaconselhava. atnda no primeiro semestre
de 1983. o Ministdrio da Marinha a adquirir o missi]
Gabriel, de proced6ncta israelita

Walden de Gees, tambdm jornalista, jd abordara
quest3es delta natureza: assuntos referentes isegu-
ranca nacional s5o tratados reID 6rgao correspondents
Assam, ''o programs nuclear brasileiro, que deu nasci-
mento ao Acordo Nuclear, foi produzido peta Secretaria
Gerd do Conselho de Seguranca Nacional '' lsto, depots
de seleclonar material durante mats de um ano de estu-

Os pronunciamentos do ex-chanceler Saraiva 6uer-
reiro sao bastante claris a esse respeito. Em entre-
vista datada de 1980, o ex-ministro dizia ''ser eviden-
ce que o service externo esb.jntimamente jigado
quest:o da seguranca nacional''(70}

dos ( 69 )G

(68) Ct. flalhfliR {lSI), p. 7. supleRento da Folha de S. Paula
9 . t2 . 79
(69) C+. Sf alder de Goes. 0 Brasil do qeneraLGeisel. Rio de Janet
ro. Nova Frotiteira. 1978, p. 36 e seguintes
(70) 0 Estado de S. Paulo, 2.3.80. p. 8

34



: i£::ll :l;gli:llillll::lil llilllll$12'i;':l I llil
nossas aches tem--se orientado polo bin6mio entendimen-
to e seguranga '' ' '

As marches e contramarchas da polltica externa
brasileira, delxam margem a ddvidas: se os minist6rios
(ou 6rg3os) operas conjugadamente queen, na verdade,
responds pdas tomadas de decis3o'Z A resposta d sam-
ples: o presidents da Repdblica, coma mandatirio maier
do pals e comandante-em-cite fe das Forces Arnadas d o
responsavel polos euros e acertos da atuac3o brasilei-
ra no contexts internacional. 0u sega, n3o exists uma

polltica de ministdrios, mas sim uma politico ditada
palo presidents e os ministros apenas implementam saas
dec isles

No :mbito internacional Saraiva Guerreiro costuma-
va realcar este aspecto, afirmando que "queen define a
polftica externa d o presidents; o que ele decider as-
ta decidido. Todos os demais s5o assessores. e sou o
principal assessor para os assuntos de po] {t ica exter-

I .. ( 72 )
na, por definicao, e me pinto bem nesse papal''vc/

0pint3es coma as de Saraiva Guerreiro nao preci '
sam, em princiPio) ser contestadas, porque estes sao
para verdade. Has preclsam, por outdo lada, ser rela-
tivizadas, porque pouch adiantaria a PresidBncia da
Repdbica estabelecer uma politica que n5o pudesse ser
cumprida sem a exist6ncia de uma assessoria eficiente
colo d a casa do Ministdrio das Relac3es Exterio-

Parecer id&ntlco ao do ex-chanceler era exposto
polo atual embaixador nacional junta i 0NU; Ronalda
Sardenberg, quando colocava .g.{tamaraty cano subsidii-
rio ipolxtici presidencial(74)

( 73 )

(71) fonfer6ncia pronunciada na ESG eg 2S.S.83. Hinistdrio das Re
lac6es Extertores. HiReD, p. t7

(74) Entrevista c08 0 autor eB 17.1.84, eB Brasilia

8P

cit
(72) I Q , d..J . ui
PErnl$1al+ m [:M:lMTH:t=iimii;-Fair
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As declarac3es do chanceler gram feitas de acordo
com os procedimento protocolares, iulgando o presiden-
ts da Repdblica coho o Chafe de Estado e comandante-
em-chafe das Forces Ar"midas. Logo. responsavel por tu-
do que se passe no pals

Nas com a estrutura de poder vicente nos dltimos
lustros. em que Q estamento militar ditou pda fora:a
de uma ]egls]ac5o excepciona] as leis. coma assuntos
Pol6micos que dizem respeito ipolitica externa .foray
tratados? 0 presidents decidia e o ltamaraty cumpria
as decis6es, ou o Conselho de Seguranc:a Nacional, em

name da Doutrina de Se9uranca Nacional inter.feria
crtando um daRIo comando na polftica exterior miranda
o coder do it ararat y?

Uma observac5o pouch mats cuidadosa nos nostra.
cano foi dino no xnicio dente texts, que as relic:6es
internacionais brasileiras s5o implementadas em vgrios
nzveis, considerando-se as correlac3es de coder exis-
tentes entry os pr6prios ministdrios, os interesses e
obietzvos nacionais prevalecentes naquele memento. a
sxtuacio interna do pals e o quadra murldia] Cano nio
se Rode pensar isoladamente em interesses politicos
sem lever em carta os interesses econ6micos e milita-
res e vice-versa, dove-se considerar que os assuntos
internationals do Brasil necessariamente passat pdas
tr"ds instincias ii anteriormente comentadas. segundo
sua esfera de compet6ncia: a diplomdtica. a econ6mica
e a mzl star

Em virtude delta diversidade de .Info decis6rio ob-
servam-se choques entry os ministdrios dandy a sensa-
c&o de que a polltica international do Brasil sempre
-foi completamente desarticulada. 0u que apenas um dis-
ses canals deja o responsivel pdas pollticas adota-
das. Quando se diz, por exemplo. que o ltamaraty per-
deu o controls da polltlca externa apoiada em dados
cano a ida do ex-secretirio do Conselho de Seguranca
Nacional, DaHlIa Venturini, ao Suriname, no infcio dos
Bros 80, dandy garantias de ''n3o-cubanizac5o daquele
pals''. em vez do Ministry das Relac3es Exteriores, tal
versao precise ser vista com ressalvas Cano bem ob-
servou Alexandre de Barron, nada mats normal que fates
dessa natureza ocorram. rlo que tem todd Fazio. vista

36



que d prerrogativa do pt"esidente da Repdblica escolher
seu enviado. at6 torque sends Bouterse colonel, sabe-
se que militares conversam com major desenvoltura com
cojegas de casernavo/

No que diz respeito a este rata, dove-se salientar
que as fronteiras do norte estavam, hi quito, sendo
alva de atenc3o. tanto por parte dos memos diplomiti-
cos, quanto dos militares. Desde 1980, ji se verifica-
va o aumento de re.f oreos de fronteiras com o Suriname.
tends o Ex6rcito criado em janeir"o de 1982 uma esqua-
dr3o de cavalarla mecanizado, com efetivo de 2S0 ho-
mers em Boa Vista(76). Em abril de 1983 {alou-se na
criac:3o de duds bases a6reas, a curto puzo, a. serum
realizadas em Roraima e Rond6nia, e o Vll Comando A6-
reo Regional em Manaus, coma parte de um plano gover-
namental com o intuito de reform:ar militarmente as
fronteiras blasi. leiras(77)

centro dense espirito de alerta o embaixador Ru-
bens Ricdpero chegou inclusive a proferir palestra na-
queje mesmo m6s de abri], sobre ''0 Brasil e os pulses
da fronteira do norte". para oficiais do EptFA(78). en-
quanto no dia 29 em Cancun, Jo3o Figueiredo dizia que

o Brasil +az judo para evitar que Raises com queen tem
fronteiras SeJam comunistas''(79) . Tal afirmac::o, polo
vista, inclula mesmo pensar em aluda militar (limita-
da), ao Suriname, tata ocorrido posco tempo depots
quando o ex-chafe do EIMFA, brigadeiro Waldyr de Vas-
concelos confirmava a cooperacao militar e econ6mica
do Brasil com aqueje pals, prevendo inclusive a nomea-
t5o de um adido militar em Paramaribo(80)

A[dm do mats, peso que se saba, a ida do General
Venturing ao Suriname foi uma decks:o tomada em con-
junto, em que participaram o presidents da Repdblica

(75) Cf. Alexandre de Barron. "Libios e Surinaite nio tirap ltaaa
rats da rota", especial do Jornal do Brasil, 1.5.83. p. 6
(76) Jornal do Brasil, t8.4.83, p. 8
( 77) Idea
(78) 0 Estado de S. Paulo, 2.6.83, p. S
(79) Iden
(80) Idec
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Alda do aris, polo que se babe, a ida do Gelteral
Venturing ao Suriname .foi uma delis:o tomada em con-
JuReD, em que participaram o presidents da Repdblica.
o Conselho de Seguranca Nacional e o proprio ltama-
rats(81). Por eases motives foi um equlvoco afirmar
que o ltamaraty estava completamente aliiado de qua

Cftagas . em ma-

Evidentemente hf pontos de disc6rdia quanto ime-
thor forma de encamitthamento de algumas quest3es Cano
indmeras degas acham-se intimamente entrelacadas, en-
volvendo ao mesmo tempo aspectos econ6micos, politicos
e militares, acabam colidindo entry si.! Dados dessa
natureza tambdm devem ser considerados rtormais, Ji que
um pals coma o Brasil, dependents em grande escala de
recursos estrangeiros, tem que operas em villas fuen-
tes simultaneamente. Da! a inevitabilidade de atritos
em muitas ideas. cano a tnformitica, a quest3o ambien-
tal, a tecnologia nuclear ou a dlvida externa

babe-se, outrossim. da diftculdade em fixer preci-
samente olde acaba e comeca a jurisdic3o de um e outdo
departamento lsto d ficil de se perceber com relatED
aos avi3es libios, que durante semanas (de abril a iu-
nho de 1983), tornaram-se Lena de discussio nacional
Os irt+ormes e desmentidas simultarleos sabre a libera-
c:io dos avt3es,. com ou sem cargo. por via maritime. ou
adrea, alden de mostrar a malta de sincronizac::o entry
os lqinistdrlos das Relac6es Extertores e da Aeroniuti-
ca, deixou clam que o relacionamento entry os mesmos
nio era t:o perfeito coho se queria +'acer cred

A pr6pria concorr6ncia para mostrar queen tint*a
mats nader +oi visjvel hesse casa. As declarac3es de-
sencorttradas de Saraiva Guerreiro e Ddlio Jardim de
Mattos comprovam a coRPus:o reinante e a renta +luidez
de decis3es quanto estlo envolvidos dais ministdrios

( 82 )
d ec I sdo con forme esc revel Car I osquer

t dna pub I icada em de S

(8t} Cf. Feichas Harkins & Carlos Conde. "Brasil area Porta de
pronto resposta '", 0 Estado de S. Paulo, 17.4.83, p. 7

(82) Carlos Chagas. "Episddio deoonstra arise na diploeacia" e..Ef-
tado de S. Paulo, 2t .4.83. p. 7

im
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Apenas 40 dias depots do inicio dos incidences, ou le-
ia, ao final de maid, quando a Presid6ncia da Repdbli-
ca passou o comando da operacao ao ltamarats, o pro-
blems foi solucionado com major rapidez

kinda que Saraiva Guerreiro e outros ex-chancele-
res negassem frequentemente a existgncia de c+toqucs
com outras instincias, em polo ments quatro ocasi6es o
primeiro abriu sua baterias contra insinuac3es sabre a
malta de visio da polltica desenvolvida REID ltamara-
ty. levantadas ora por Jong Data.Pogo Goncalves, ex-
chefe da Assessoria Internaciona] da Secretary.a do
Planejamento ora REID ex-ministry Roberto Campos

Em oposic3es feitas em 1983, na Comissio de Reia-
c6es Exteriores do Senado Federa] (18 de maid e 21 de
setembro), na poderosa Federac3o das Inddstrias do Es-
tado de S3o Paulo (19 de nato) e,na ESG (25 de Halo).
o ex-chancdler tornou cristalina sua posit:o divergen-
ce ao considerar equivocada a postura de "al i.nhamento
com os Raises desenvolvidos do Ocidente excluindo a
America Latina, df'rica e ili.I. numb clara alus3o aos
ministros da irda econ6mica(83)

Com ta] posicionamento Saraiva Guerreiro conseguia
polo Heros atrair a simpatia de setores min.fares, pa-
ra queen o comercio com qualquer pals devia ser vista
sem quajquer preconceito, dentro da vis:o pragmitica
de obtenc5o de recursos,. conforms declaravam iimpren-
sa

n3o podeaos pensar ee t.euros de Terceiro
flundo ou de parses ricks. Has siB eR pulses
que queiraw conprar nossas oercadorias (. . .}
tanbdR solIDs pobres e nio estanos pagando.

do"(8es80 assiR precisaHos cont inuar c08pran-

(83) As exposic6es feitas na FlfSP, na ESG p no Senado (?l de se-
teRbro) foraar divulgadas polo HRE ew edifio mineogra.fade. 0 pronun
ciaHento frito na Coniss5o de Relac3es Exteriores eoi 18 de aaio en
contra-se publicado no 3o 11, de
6.8 .83, P. 3198-3208. '
(84) C+. Eollizd8 S. Paulo, 8.5.83, p. 38
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0 }1inist6rio das Relac6es Exteriores tambdm deixou
clara, em indmeras oportunidades, o seu descontenta-
mettto, nant.festando-se contra a realizac5o de um acor-
do militar envolvendo os parses do Atliritico Sul. Che-
gou ate a dcs&coRs8ltt&t a participacio em semlnarlos
que abordassem a questao, cano aconteceu em Halo de
t981. Vale lembrar que naquela ocasi3o o general keira
Mattos fora convidado a participar de um simposio so-
bre seguranca do Atlfntico Sul a ser realizado em Bue-
nos Aires e olde se encontrariam reunidos argentines e
norte-amertcanos(85) A particxpaw:o do general, ainda
que de rebel'va, ia frontalmente contra a polttica de-
sertvolv-ida peta ltamaraty de aproximacao com os parses
a f r ic an os

0 terra do Atlirltico Sul. alois. se converteu em

todos estes ares, em um dos pontos de disc6rdia maio-
res entry militares e diplomatas

sob o panto de vista castrense. o controls do
Atlfrttico Sul era de vital import5ncia para os inte-
resses estratdgicos brasileiros Obviamente porque,
pensando as relacoes internacionais apenas em termos
de conflito. a 6ttca militar privilegiava a vertettte
seguranca em detrimento de outros tnteresses do pals,
primordialmente a diplomittca

0 modo do dominic comunxsta na regigo se fazio
senttr de forma aguda. Justamente contra uma poss)lve!
influ6ncia nociva '' sabre o mundi ocidental. afetando

os "valores bisicos da civilizac:o kristi '', a inter-
vene:o militar no debate deu 6nfase a propostas de
acordos r"egionais tentando tornar atraente o surgimen-
to de 6rg5os anticomunistas no Atlfntico Sul

Este inquietacio militar poderia ser justificada
palo memos em parte. Em prtmeiro lugar, torque os dais
maiores Raises da America do Sul. Argentina e Brasil,
situam-se fiesta parte do Hemisfdrio; em segundo lugar.
porque se nao ha confrontos regionais. a tinica preocu '

8S) CF. Flivio de AI aida Sayles
sinp6sio do Atlintico

ltanarats n:o auer
21 .S.81. p. 7
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pac:5o s6 Rode obviamente ser estai e, por dltimo, tor-
que os mijitares raciocinam sempre dentro de estreitos
parimetr"os, ocupando a guerra o centro de saas aten-
c6es. Ademais. uma das +'uncles da Marinha nacional.
alden de visitav ' outs"os parses a pedido da Chancelaria,
ou em viagens de instruc3o, d precisamente a de -vicar
szngrando preguic:osamente as isuas do Altintico Sul e
tentar proteger o extenso mar territorial

Polo ments dais acontecimentos conferiram alento
ds discuss3es sobre o Atlfntico Sul: o conflito das
Na[vinas e a ida do Brasil iAntirtica. De um lada. o
Atlintico Su] sends Falco de cert:a .forma inusitado, de
uma guerra entry dais parses do mundi ocident:al, em

troca de um punhado de rochas e gelos que, geopoliti-
camente. ocupa posit:ao privjjegiada para controls da
regi5o sul do continents: de outta lada, a se9uranca
do Atlintico Su] precisava ser assegurada a qualquer
cusco, segundo a ret6rica militar, para que se proces-
sassem com tranquilidade as vzagens e ocupac:o da An-
tirtica, rego:o potencialmente rica em recursos natu-

Certamente essay elucubrac3es feitas iluz das
teorlas geopolitical conferiram grande importincia i
America do Su] na defesa do Hondo ocidental, torque Q
estrategista tends sempre a considerar sua rego:o cano
o ''umbigo do mundi '', ocupando. portanto, paper decisi-
vo em qual quer con fl ito

Nas anilises geopoliticis os argumentos levantados
pdas Forces Armadas a favor da posicao estratdgica do
Atlintico Sul, podem ser resumidos nos seguintes

aumento da importincia dente oceans coho rota de na-
vegacio, jigando os Heals.fdrios Norte e Sul, em detri-
mento dos canals de Suez e do Panama;

exist6ncia das ilhas Ascens3o, Trindade e Malvinas,
servidoras de bases de apoio a operas:3es militares ad-
reas e mari t imus

caminho para a Ant irt ica

Justificatlvas nessa direc3o modem ser encontradas
milxtares brasileiros cano Carlos de keira Mattos,

rats

items
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llfrio Cesar Flores, Hermes de Araujo Oliveira e em de-
zenas de outros. argentines e brasileiros(86)

Pensada sob o prisms da ''indeclinivel responsabi-
lidade'' face aos problemas mundiais contemporineos, e
i expans5o comuntsta. .foi suscitada a necessidade de
constituicio de um Facto abrangendo os pulses da re-
giio. bem cano os da costa africans, com auxllio bri-
tinico au norte-americano. Forum inclusive sugeridQS
comes que se consagraram, cano Pacts do At13ntico Su]
ou Organizacio do Tratado do Atlirttico Sul. com +un-
c3es similares is existentes no Hemisfdrio Norte

De forma imprecise. por6m quito pr6xima irealida-
de, pods-se afirmar que arenas os militares. princi-
palmente os da reserve, alimentaram esperancas acerca
da corlsecuc:o de um tratado delta natureza. Os melds
elvis, t'epresentados pdas Ch3ncelarias manifestaram-
se equldistantes a eases devaneios estrat6gicos. Uma
explicacio para o rata de se encontrarem na primexra
categoria os maiores de.fensores do pacts dove-se. cer-
tamertte. isua iderltzfzcac3o com os antigos regimes
autoritirios no conttnente, mas que pouch ou nenhuma
in.flu6ncia tiveram na elaborac5o e implementac5o dos
p I argos de defesa nac zonal

Alias, este caracteristica de militares de reserve
se mani+estaram mats a favor da guerra do que os da
ativa, peta memos claramente. deveria merecer a r"eali-
zac:o de estudos. Explicacoes que necessitam de com-
provacao empxrica poderiam indycar que into d peculiar
i sua formac3o e.speclfica, e tambdm atendendo aos sous
pr6prios interesses. A formal:o de um pacts militar

(86} c+ erttre out ros Luiz Paulo tlacedo Carvalho. "Atlintico Sul"
57-68. nov/dez. t983i "lnteresses e res-
At15ntico Sul", 4 DefesB NBCionaln (7tl}

Oliveira. "0 Brasil e a
37-43. set /out . 78; Carlos

sua iRportincia estratdgica". a

ponsab il idade

(710)
do Brasil nc

75-80, ian/fev.
Atlintico Sul "
de keira +lattos. "Atlintica Sul

Bgfes&.Nac tonal (688)
t igor publicadas na

1984; Hermes de AraUJo
A T)P+P<a Narinna] (679)

73-90, nar/abr 98@. E Rats dezenas de ar
nos

etc



significaria envolver diretamente os militares em Riga
cortcreto{. coma uma guerr"a. o que nao acorltece quando
est3o limitados icaserna ou i defesa dos :poderes
constitucionais do pals; propiciaria aumentar sua vida
dell no servigo ativoi e, li9ado ao primelro, a +'rus-
trac5o quando passat para o quadra da reserve, por te-
rex se preparado durante ands, para um combats mill.tar
que nunca velo, a nio ser contra o inimigo intefno (a
propria sociedade nacional, com os regimes ditato-
riazs), ou desempenhado func3es burocriticas, muitas
vezes apenas sentados atria de uma mesa. Exatamente
por este dltimo motive ocorre a glorificac5o dos que
REID ments uma vez em toda a tonga carreira lutaram
n5o contra os prdprios cidad:os de seu pals, mas tends
um inimigo real, cano aconteceu na Segundo Guerra Mun-
dzal . ou na Guerra do Paraguay

A parter dente raczoclnio pods-se extender o por-
que das critical no presents ano, a0 90verno e iso-
ciedade, fellas pdas Forces Armadas, por n:o terex
participado da Guerra do Golfo, ao lada das farc:as
aliadas contra o braque Ale9am os mint:ares que per-
deram uma grande chance de molto aprender em conflitos
dense porte. torque prevalece no pals, segundo das,
uma visio equlvocada sabre o assunto, discutindo-se
kinda o papal das Forcas Armadas

A preocupac:io dos militares com relax:o ao Facto
do Atlintico Sul n3o d recente e sempre esteve na ar-
den do dia, sendo anteriores is mudancas de regime ve-
rt fxcadas em Angola e Moc:ambjque. 0 que aconteceu a
parter de 1975 d que as inquietac3es adquiriram
dimens5o, tornando-se mats intensas, por ipso Davos
debates foray travados a respeito da seguranG:a nesta
part e do Heals fdrio

Nos amos 60 esse terra Ji era abordado. No comeco
da ddcada seguinte, con.forme se pode vert vicar pdas
dlscuss3es realizadas na ES6, tal problema tambdm se
colocava. Em confer&ncia realizada em !971 na ESG, o
ent:o ministry da Marimba almirante Adalberto de Bar-
ron Nurses chamava atenc3o para a necessidade de se
olhar com o devido culdado, os problemas re.referees a
elsa regijo. Enfatizava naquela oportunidade a prote-
c3o quake xnexistente o.ferecida polo Tratado Inter-
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americano de Assistincia RecJlproca (TIARA, apesar de
nio mencionar explicitamente a cri.ac:o de maid um pac '
to regio+tal (87)

g por intermddio de crlticas iinefici6ncia do
TIAN, que os ci.rculos castrenses levantaram a bandeira
de um organisms que fosse mats operacional no Atlinti-
co Sul. Etta posture, todavia. nio encontrava eco no
sein de Lada a Marinha, kinda que na ddcada de 70 a
quest3o da de.fema do Atlintico Sul tenha fido frequen-
temente cogltada nio s6 aqua, mas na Argentina, no
Uruguay. no Chile. na Bolllvia, alden da d-erica do Sul,
da Gr3-Bretanha e dos Estados Unidos

Declarac6es coma a de Gualter }laria Menezes, ex-
cttc.f€ do Estado-Major da Armada, ou do ex-ministry da
Marinha Azevedo Henning negando a possibilidade de
concretizar um Facto regional poderiam lever a cred
que a tentative de continual suscitando o problems es-
tivesse enterrada<88). lsto n:o aconteceria, pordm,
n3o apertas porque os militares argentines insistiam
pertodzcamente no assunto, mas a independ6ncia de An-
gola e Mozambique com a instaurac5o de regimes simpi-
ticos icausa marxists, comecou a preocupar vivamente
os governos militares do Cone Sul

0 que se observa d que o debate em porno da f orma-
c:o do pacto estava vinculado estreitamente aos novos
regimes de Luanda e Maputo, que poderiam converter-se
em sdrie ameaca n3o somente i. America do Sul, mas a
dodo o continents. 0 perino representado consistiria
na possibilidade de se bloquear o Atlintico Sul, impe-
dindo que os navies. principalmente superpetroleiros
pudessem transitar livremente por este oceans

As discuss6es forum lntensificadas no perlodo
p6s-7S, quando atd entio era um terra abordado de forma
secundiria, se bem que nunca tivesse deixado de ser
considerado. Frequentemente o debate sabre um organis-

(87) Folha de S. Paulo, 9.10.77. p. !0
(88) CF. Folha de:$.Paula, 9.to,77, p. !0; ver taRbdR artigo de
Lenildo Tabosa Pessoa. "0 Brasil perante o mesa.fio do Atl3ntico
Sul", g.jstadcde S. Paula, 12.12.76, p. t64
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mo regional parecia assemelhar-se quito mats ium
exercllcio intelectual. 0 surgimento de Angola e Hocam-
bique, cano nac3es independentes, alterou o quadra
existence. Agora o ''perino comunlsta" aparecia com to-
dd o vigor, assustando parcelas do meld fardado

Os regimes de Agostinho Nato e Samara rachel pas'
sagan a ser perigosos porque Angola este em linda feta
+rente ao territ6rio brasileiro. separado apenas polo
grande lego Atlintico Por isso o recorlhecimento dense
pals foi vista com retic6ncia polos militares, quando
o Ministdrio das Relax:6es Extertores, antecipando-se
ao pesto do mundi,. reconheceu o Movimento Popular ' de
Libertac3o de Angola {MPLA), sem que os combates hou-
vessem fido encerrados, o que ocorreria apenas em mea-
dow de 1991

0 ltamaraty vxa no NPLA o legltimo representante
daquele novo Estado. porque sabin, entry outras coi-
sas, que esse movimento era o que aglutinava major nd-
mero de etnias, o que inviabilizava a vitdria de ou-
t ras facc6es

Tal ousadta da Chancelaria Ihe custaria crllticas
violentas, nio s6 no keio das Forces Armadas, que
liam, contras'eitas, um pals comunista do outdo ladd do
oceans. n:o tio distaste assam, mas tamb6m atrav6s da
imprensa coma Q Esl9de de S: Paulo que atacama, em

constables editorials, a posicio assumida por Azeredo
da S[ I ve] ra

No Governs Cantel-o Bianco .fajara-se na formac3o da
comunidade lush-brasileira '', com a participac:o do

Brasil, Portugal e co16nias afticanas. Este Tata, con-
tudo, se passara dez ands antes da conquista da inde-
pend&ncia das co]6nias. O quadra dos amos 70 era com-
pletament:e distinto: ''o comunismo solerte '', represen '
dado polos governor de Agostinho Nero e de Samara ra-
chel della ser vista e tratado com reserves

De madeira mats intensa, outras vezes mats pausa-
damente, o debate continuou a ser alimentado, ao tango
dos aaas, n3o apenas reportando-se a necessidade de
construc5o de um Facto. mas com propostas de fuentes
anticomunlstas, de mecanismos de defesa adrea do con-
tinents, de participac3o do pals em uma nova farc:a in-
ter-americana de paz para intervir em Granada, ou

n Fetadn dp S
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atravds da divulgac3o de um manifesto lancado em Bue-
nos Aires no comeco de 1984 ''conclamando as Forges Ar-
iaadas, os polos e governor da America Latina, no sen-
tido de se crier um sistema de de+esa regional, em

substituic:o is atuais relac6es inter-americanas''(89)
Mesmo oficiais da ativa se identificavam com este

posture, coho o general Antonio Ferreira Marques, che-
+e do Estado-Major do Exdrcito, que aproveitando a
realizacio da 14g Reuni:o dos Exdrcitos Americanos
(novembro de 1981}. propunha um acordo com as nac6es
latino-amertcanas para it contra Q inimigo comum, o
comunismo 'internacional<9e)

Cano se v6. os deselos dos militares coincidiam
pouch com Q que pensavam os responsaveis pda Chance-
!aria brasileira. A atuac:o dos diplomatas, ao contr5-
rzo das oscilac3es do discurso militar. se pautou ne-
gativamente a qualquer tentative de organizaG:o do g6-

Nesses aaas, a postura adotada pda Chancelaria
brasileira manteve-se razoavelmente coerente. conde-
nando o pacts e mesmo a formacao de qualquer frente
cano sugerzdo em julio de 1981, em Port o-f Spain(91)

Uma vez que se adotou a pollltica de aproximac:o
com a..africa, fundamentalmente os Raises da Costa Oci-
denta[, qua]quer acordo com a d.erica do Su], que obri-
gatoriamente terra que faber parte constituindo com
Argentina e Brasil os principals representantes dente
PacED, permaneceu fora de cogitac:o. Ademais, a poll-
tica desenvolvida REID ltamarats, condenando constan-
temente o .aZa.Cf.Laid., inviabilizou, peta Heros em ter-
mos diplomiticos, a consecuc:o de acordos cano o pen-
sado por parcelas das Forces Armadas

nero

(89} Esse mari.testa foi assinado por diversos oficiais da reserve.
sends que o semindria foi organizado peta Unidade Argentina Lati-
noamericana Cf. Olstado de S, Paulo, 3.to.84. p. 9

?0.10.81. p. 6
(91) C+. Flivio de Almeida Sayles. "Guerreiro reieita +orca intern
nerlcana de paz", Polka de:S: f?gulp, 24.7.82, p 6. g bes verdade
que vez ou outta a ltaataraty tropecava en suas proprias palavras,
por exeaplo em sete8tbro de !981. quando se cogitou a possibilidade
de o Brasil enviar tropes a Angola

rniha np b rniiin. /4 /



As crlticas do ex-chanceler Saraiva Guerreiro n3o
se restringiam apenas ipolitica de discriminacio ra-
cial, mas em virias ocasi6es responsabilizou esse pals
palo que acontecia na africa Austral, referindo-se i
questio da Namibia; condenou a znvasio de Angola por
tropes sul-africanas em agosto de 1981i e fez o mesmo
em setembro daquele ano, quando visitava o Brasil o
chanceler de Mocambjque Joaquim Chissano. Demonstrou
kinda, visllvel irritag:5o em fevereiro de 1982, quando
Rove deputados brasi[eiros visitavam a d.frick do Su],
torque na mesma semana encont:raga-se no Brasil o chan-
celer angolano Paulo Teixeira Jorge

Uma zona sem conflitos, etta visio que o ltamaraty
sempre procurou defender para o At13ntico Su], e que
acabou se convertendo, por proposta do Governs brasi-
leiro iONU. na ''Zona de Paz e de ,Cooperac5o no Atlin-
tico Sul '', em meadow dos aaas 80 Defendendo este pan-
to de vista. quando visltou a Nigeria no primelro se-
mestre de 1981, Saraiva Guerreiro pedia o apoio dos
Raises africanos, independentemente dos regimes por
ales adotados, para a preservac:o do oceans coma area
de paz e prosperidade,. Ao mesmo tempo tornava indese-
iivel qualquer lipo de Facto com Pretoria(92)

A criac5o da zona de paz e de cooperac3o no Atlin-
tico Sul em 1986, d outta boa ilustrac::o das diver96n-
cias entry diplomatas e milltares Inspirada no Minis-
tdrio das Relic:6es Exteriores, a proposta encontrou
resist6ncia do estamento militar iforma coho se en-
contrava regidida. Consultado polo ltamaraty, antes da
elaborac3o final do texts encaminhado i 0NU, o .EIMFA

fez questio de realcar que havia diferencas entry des-
mtlxtarizac3o e n:o-militarizac3o, exigindo que asta
distincio fosse nitidamente explicitada

Tanto d .assam que o documents .final, em seu item
tl, est ipulava que a

(92) C+. Flivio de AI aida Sayles. "Brasil descarta qualquer acordo
cos 4+rica do Sul", folhi de.S:.Paulo. 27.3.81, p. lO
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questjo da n5o-silitarizac5o do Atlintico sul
revere-se especificaRente is atividades rela-
cionadas is quest3es e interesses interna-
cionais alheios aos da regi3o, de Raneira a
n:o afetar de modo alguH os prograsas de Ho-
dernizac:o e desenvolviRento tecnoldgico das
Farc:as ArHadas dos parses da area. iiHportan-
te, pols. que pique claraRente entendido que o
concerto de nio-militarizacio da area dos Rai-
ses a ela estranhos n3o Rode ser confundido
co© o de desRilitarizacio no sentido da capa-
cidade de atuaw3a 8ilitar dos parses da
area " \ zo /

Outras quest3es principalmente relatives ao esfor-
c:o de paderio bdlico brasileiro, incluindo al a posse '
vel fabricac3o da bombs at6mica s5o items dos quaid as
Forces Armadas n:o abram m5o, mesmo quando em cheque
dzreto com os interesses diplomiticos 0 Acordo Nu-
clear +trmado com a Repdblica Federal da Alemanha, em
197S, se insert hesse quadra, de um provivel aumento
da capacidade bdlica brasilelra Peta memos era ist:o
que se visor naquele momento, quando se imaginou que a
Alemanha trans.ferirta ao Brasil o domlnio do ciclo
complete do enriquecimento do urinio

A n5o viabiltzaGio dente projeto e as exigencias
da Ag6ncia Internacional de Energia At6ioica (dIEd),
fizeram inclusive com que medidas fossem tomadas re-
sultando no pro.jets paralelo

A obtenc5o do arte.rata nuclear. a16m do prestigio
ao rtllvel international, e de fortalecer, na concepc8o
militar. o coder nacional. serra imprescindlvel, pen '
sandi-se em um posstvel conflito regional, ou mats am-
ple. principalmente apes a guerra das Malvinas

(93} CF. flinistdrio das Relac3es Exterlores
68 (ndnero especial sabre

Zona de Paz e de caoperacio no Atlintico Sul)
dezeabro de 1986 . p



Por este razED o chafe do EMMA. almirante Jose }la-
ria do Amaral Oliveira, manifestos-se contririo a in-
clus5o de artigos na futura Constituicio. que pudessem
impedir a construc5o da bombs at6mica, con forme props'
nha Q deputado peemedebista Hdlio Duque, do estado do
Parang. ''N3o devemos nos cercear para o futuro. Nio
credo que baja uma razao para nos construirmos uma
bomba at6mica, agora, guam babe qual serif nosso fu
Euro ''.. foi Q comentirio do almirante a este propos'
ta(94) Para o almirante outras nac:3es produzem arena
menlo nuclear. motive palo qual nao via sentido para o
Brasil assumzr gratuitamente uma posic3o de Jamais fa-
zed zsso ou aqua I o \ rJ /

Elsta discuss3o tambdm d bastante antiga. No final
da ddcada de 1960, sob Costa e Silva, o Brasil se re-
cusou a assinar o Tratado de N3o-Prob feral:io Nuclear,
reassumindo posture id6ntica em 1989. bquela altera
Aradlo de Castro denunciava inclusive a tentatlva de

congelament:o do coder mundial '', imposto pdas nac:6es
de'tentoras de tecnologia nuclear, dividindo o mundi em
dual categories de Estado: os adultcts, maduros e res-
ponsaveis e detentores do coder nuclear, e as nac:oes
imaturas. que deveriam escudar-se isombra dos primal '

Amparado polo r6tulo de diplomacia da prosperlda-
de, o governs Costa e Silva procurava resolver o pro:
blema do subdesenvolvimento, conse9uindo a seguranca
econ6mica coletiva, atravds de um saito tecno16gico,
considerado perfeitamente vzive] com o controls da
energ I a nuc I ear

Para Costa e Silva, a energia nuclear desempenha
rla oapcl primordial, convertendo-se no recurso mats
poderoso a ser colocado ao alcance dos raises subde-

ros ( 96 )

(94) C+. g fst ado de S. Pa
22.6.8S. p. 6
( 95) Idea
(96) C+. J.A. Audio Castro

22.6.8S, p. ? P:

'0 congelamento do coder nundial
(33) : 7-30. jan/72
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senvolvidos. com o intuito de reduzir.g distincia que
os separa das nac6es industrializadas(97)

0 eRibaixador brasileiro Sergio Cornea da Costa, ao
reinzczarem-se os trabalhos da Con.fer6ncia de Desarma-
mento em Genebra. em 16 de iKaio de 1967 juste.ficava no
que a energia nuclear poderia aiudar

'Areas nucleares nio as pretendeaos receber
neH fabricar. N:o alienareaos, contudo. o di-
reito de pesquisar seB liBitac6es. e, even-
tualaente, +abricar ou receber explosives nu-
cleares que nos persitaa executor grander
obras de en9ettharia. interiisar macias +lu-
viais, abrtr canals e portos. consertar en.fiB
a geografia olde precise +or, ea proj do de-
senvolviHentQ.econ6aico e o beR-ester do povo
brasileiro" ( 98 )

gabe-se. hole. que o objetivo das Farc:as AriRadas.
na busch de um status ao navel mundial permanece. N5o
amparado tanto nas condit:6es geopcllJ.ticks. elementos
f acilmente superiveis con o avanco da tecnologia mo-
derns. Por issa mesmo, os proietos paralelos de desen-
volvimento nuclear continual en esforcos isolados das
tr6s arenas. mas que no coalunto conseguea propiciar
uma polltica de de+esa nacional. Por.ipso os investi-
mentos que se realizam en ciancza e tecnol09ia nos dl-
timos ands. principe:lmente na Narinha, atravis do Cen-
tro Experimental de Araaar, no interior de S3o Paulo.
olde se desenvolve a tecnologia nuclear eR escala in-
dustrial e o protdtipo do rector para o subaarino nu-
clear. 0 mesmo pods ser alito em relacio aos proietos
FT 9©, FT aQe0 e FT 2015 do Exdrcito, e dos proietos
da Aeroniutica em S3o Jose dos Campos, sobre a Niss3o
Espacia] Complete Brasileira e o.Proieto AMX

(97) CF. tlitllstdrio das Relac6es fxterlores. ;DacJtaeatas de Polftica
Exlern4. 1, 1967. p . 14
(98) Idea. p . 31



kinda que o pals invista relativamente pouch -
circa de 0,7% do PIB - em ci6ncia e tecnojogia, pro '
dramas v6m sends implementados pdas Forces Armadas
Ao Exdrcito combe a construc3o de um rector de urinio
natural e de granite. que pods serve.r iproduc3o de
plut6nio.ia Harinha se encarregou de processar o enri-
quecimento do urinio por ultracentrifugac:o e com a
construc5o do reator para submarino nuclear; a Aero-
niutica, por sua vez, se encarregou do enriquecimento
dp uranio a .laSfl, com o desenvolvimento do rpator ri-
pido regenerador \ v'r /

0 ProJeto da Martnha denomlnado Programa Aut6nomo
de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (conhecido
palo c6digo de Pr09rama Chalana), visa dotar o pals de
submarines com propulsao nuclear a tango puzo, e e
subdxvtdido em quatro proletos: Cyclone, Reno, Zarb:o
e Costado. Iniciado em 1978, tal projeto consumiu,
desde ent5o, atd 31 de maid de 1989, circa de ?89 mi-
Ih6es de d61ares, contando tanto com recursos da BA-
DEN, quanto captados no exterior e da pr6pria Mari-
nha ( !00 )

Do que foi ditz atd aqua, rode-se afirmar que a
politica exterior brasileira nem sempre foi conduzida
de maDeIra mats condizente. A atuac3o is vezes reti-
cerrte do pads tem ]evado a interpretac6es constantes
sob.re a capacidade de resolver mesmo problemas de or--
dem estritamente diplomitica:. 0 confli-to das ilhas
Haig-has, em que se chegou a duvldar da solzdariedade
bras-ilexra ao ''pals-lrmio '' do Cone Sul, colocou ito-
na. a situac3o amblgua das colocac3es do Governs bra-
sil ei ro

Reconhecendo o direito da Argentina is ilhas, te-
mxa ferzr os brits da Cocoa Britinica atacada em seu
imperil, embora tivesse retido o Vulcan ing16s no Rio
de Janeiro. centro da visio pragmitica o ltamaratu
preferlu flutuar entry os dots contendores sem se com-
promet er

(99) Cf. Geraldo Lesbat Cavagnari Filho. "Concepc5o estratdgica pa
ra o Brasil no siculo XXl", N&cleo de Estudos Estrat+gicos da UNl-
CAHP, iulho de 1989, Romeo, esp. p.62-96
(t00} 1deH, op . cit



A ret6rica diplomdtica. todavia, deixava clara. as
intenc3es brasileiras atravds dense comportamento, ca-
no apart ava a imprensa

Para os observadores Rilltares consultados
irlteressa ao Brasil quito dais a nanutenc3o

do ££3.£131i....g11Q nas Halvinas. do que a posse
das ilhas pecos argentines. E as raz6es eco-
n6nicas e estratdgicas n3o est3o ]igadas in-
trinsecamente is Plalvinas, mas siH a poslcio
privilegiada das ilt\as para a defesa dos in-
teresses na Antirtica (sendo inconvettiente ao
Blasi! que a Argentina mantenha a posse das
Halvlnas. transtornando-as de ilhas neutral
que hole sio. eR relacio ao Brasil, ee futu-
res bases Bilitares"Clot)

Com esse espjrito o Brasil havia chegado iAntirtica
ao final de 1981

Esse dubiedade que caracteriza a atuac5o do pals
no plano international Rode ser constatado em jumbo de
1983, quando se permltiu que os Hercules tnsleses ba-
seassem em Canoes, no Rio Grande do Su] (denunciado
peta !bz..fu.afd..taO. ]ondrino}, a caminho das- Nalvinas.
sob a alegacao de que ''n:o podemos deixar que avl6es
lrtgleses caiam na aqua" devido a-'problemas tecnicos,
cano juste-ficava o brigadeiro Ddlio Jardim de Mat-
t osC 1-92 }

Apes sucess.laos desmentidos palo chanceler brasi-
leiro e peta ministry da Aeronautics, que dizia igno-
rar o assunto, o proprio chanceler, em polo memos dots
instances deu explicacaes jArgentina sabre o acorri-
do: recebendo o embaixador Hugo Carminos creditado em
Brasilia, em 27 de jumbo:. e em entrevista i televisio
argentina no dia 4 de Junho. No.dia 7 do mesmo m&s, o
proprio presidents Figueiredo explicava ao presidents
argentina Retnaldo Bignone, o pouso dos avl6es briti-

(101) C.f. 6uilher e Hansa. "0 Brasil e as Halvinas: a anilise dos
militares brasileiros". f.e111&de;S plaula. t8.4.82. P. 9

18.4.82, P. 9( 102 }
IU . 4. Ud, P



nicks(103). O que se esqueceu de diner. certamente,
foi que naquele memento a Gri-Bretanha estudava a
aquisicio de mats de uma centena de avi3es, tends in-
cluldo puma relac3o de eras modelos preferenciais o
Tucano brasileiro. Ao mesmo tempo a Empress Brasileira
de Aeroniutica (EMBRAER) continuava entregando os 12
Xavante adquiridos pda Argentina, no valor de 60 mi-
Ih6es de d61ares ( 104)

Alois, este dubiedade de comportamento do pals era
perfeitamente entendida polos prdprios argentines
Tanto d assam que, por ocasi3o do pouso dos avi3es in-
gleses em Canvas, ''os argentines chamaram para consul
tas n5o os seas representantes diplomiticos em Brasi-
lia, mas o adido aeroniutico"(105). Talvez raciocinan-
do da mesma forma que os argentines, o ex-embaixador
norte-americano Langhorne Motley preferia dialogar
mats com. os generals Ruben Ludwig, Danilo Venturing e
Octavio Hedeiros do que com o ltamaraty

Do exposED, reID Heros duds conclus3es podem ser
tiradas= em primeiro lugar que, desde os aaas 7g, a
polltica exterior brasileira nio foi conduzida pensan-
do-se apenas em termos estratdgicos, embora este as-
pects tenha fido devidamente ponderado. Um bom exemplo
d a pr6pria polltica de cooperacao com o Suriname, ao
mesmo tempo que reforcou as frontelras. Em segundo lu-
9arj levando o pragmatismo is ultimas consequencias, e
o casa do Suriname tambdm se aplica aqua, Q pals tor-
nou-se um parceiro nio confidvel

Todavia cano as relax:6es internacionais n3o se es-
truturam em principios morals ou filos6.ficos, lobs sin
em re]ac3es de coder, o Brasil nunca pensou em amigos
Apenas em aliados, nio se preocupando exclusivamente
em aspectos ideoldgicos, se pertencentes ao Primeiro
ou ao Terceiro Hondo, desde que pudesse. com esse com-
portamento auferir. de alguma forma, beneficios

(103} A iHprensa divulgou anplamente este tata

(104) CF. Ni]ton F. da Rocha Fi]ho. "0 Brasil vande !2 avi6es Xa-
vante de coRbate para a Argentina". Jamaal..da..Blasi.1, !8.4.83, p.8
(10S) CF. Clovis Rossi. "Buenos Aires cobra una posic3o clara do



OBSERVAC3ES F INA IS

No perlodo p6s-64 as inst5nci.as avis e militares
seguramente trabalharam em conjuRED para a formulac5o
da politica brasileira, bela no continents. deja no
sistema znternacional. Ora com major influ6ncia mili-
tar (principalmente nos tomas relacionados i seguran-
ca} ora deixando a instincia competente atuar ivonta-
de, ou self, o Ministdrto das Relac6es Exteriores

Elsta identificac3o entry interesses avis e mili-
tares fez com que muitas interpretac6es passassem a
ver. em todd o perjodo, apenas a vertente militar ser
privilegiada na conduc:o da polltica lnternacional do
Brasil

0 que house, certamente, farah situac6es peculia-
res. em que a quest5o da seguranc:a, sends considerada
tmportante, dado a caracterlstica do regime, passasse
a receber atenc3o coda vez major. Mas, nem por ipso
pods-se diner que a diplomacia executada no periodo
p6s-64 foz arenas de inspirac5o castrense

A ascensio do estamento militar em 1964. com pre '
szdentes provindos da caserna, necessartamente fez com
que a f irma de engender a znserc3o do Brasil rto : con-
texts mundial passasse a ser vzsto sab o prisms mcas-
trense. A-final de contas um dos motivos alegados para
a Lambda do aparelho de Estado foi justamente o perino
c oman i st a

Evidentemente muxto do que foi frito messes ands,
apoiou-se nas doutriaas militares, sega a ocupaclo do
territ6rio, a necessidade de manutenc5o rllgida do con-
trale da sociedade polo Estado, atravds dos Atom Ins-
titucionais, peta Becreto-Lei 477, pda censure impla '
civil aos melds de comunicac:io socials, nas relac6es
t rabat h ist as , etc

Ao nigel irtternacional, a atuacio do pals, funda-
mentalmente rlo imbzto regional terra tide sempre in-
{rlu6ncia esguiana, atravds de conhecidos membros da
entidade coho Q proprio Castelo Bianco. Golbers do
Couto e Silva, Ernesto Geisel, Carlos de keira Mattos

out ros de mellor expressao
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A bem da verdade muitas das cr£ticas sabre a in-
flu6ncia da irltelligea;ts;ia militar s:o procedentes
AFinal de costas, no primeiro governs militar dirigido
peso marecha] Caste]o Bianco, foi visive] a inf]uincia
na proprio composic3o do ministdrio, quando mui.tos
elementos gram egressos da ESG. Mesmo a terminology.a
uti[izada peso marecha] era de cuneo esguiana, ]ancan-
do m:o de concertos cano coder nacional, obietivos na-
cionais permanentes, obletivos nacionais atuais, segu-
ranca e desenvo } vimento, et c

Entretanto. uma coisa d admitir que nests primeiro
governs influ6ncia se deu de madeira acentuada. Outta,
completamente dlstinta d aceitar que today as pollti-
cas nacionazs, prxncipalmente aquelas voltadas a atua-
c3o do pals no continents denham fido sempre de ins-
piracao militar. Mesmo torque, coma se sage. o periods
de durabilidade do regime militar extrapolou em quito
aquino que estava definido anteriormente N5o custa
lembrar que o primeiro Ato Institucional, que n5o ti-
nha sequel ndmero, porque pretendia ser dnico, ji de-
finia as regras do j090 para os pr6ximos ands. auer
dizer. .fixava-se por aque]e Ato ]nstituciona] as elel-
c3es presxdenciais, a forma cano as mesmas serial pro '
cessadas e mesmo a posse do futuro presidents da Repd-

0 n3o monolitismo da instituic3o militar, nem no
plano politico nem no ideo169ico, fizeram com que es-
tas intenc3es n3o fossem respeitadas. Delta +'irma,
apes as eleic3es de outubro de 1965, e a vit6r.ia de
representantes da oposic5o naquele moments, fazendo
com que se baixasse o Ato Institucional ng 2, mudarldo
completamente as regras do logo e com a consequente
extinc:o dos part:idol pont:ices, fez com que o quadra
fosse completamente alterado e tudo passasse a ser ne-
buloso

Mas syria incorrer na visio conspirativa da hi.std-
ria imaginar que into ji .fazio parte das intenc3es dos
9rupos que assumiram o poder em abril de 1964. Tanto
os avis (que se sentiram traldos apes o A1-2), bem
coho os pr6prios militares nio tinham certamente visio
do que poderia acontecer, a nio ser um perlodo de
transicao, que estava estipulado para um puzo de pou-
ch memos de dais aaas

b] ica
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Da mesma forma que nenhuma instituic5o civil se
constitui em um bloch monolitico, sega ela partido po-
litico, sindicato ou Igreja. a corporal:o militar d
marcada por clivagens diversas, embora tenha um espi '
rita de compo extremamente eficaz, ao contririo da
naior parte das instituic6es nacionais

E .foi fiesta clivagem no sato do estamerito militar
que fez com que se alterassem os ramos do movimento de
1964, estendendo-se por um periods extremamente tango.
de dubs ddc adam

A atuac3o dos governor militares passou, em grande
parte das' interpretac6es, a ser vista apenas coma re-
sultado da doutrina militar. Na realidade muitas ddvi-
das perduram, mas d certs que exageros acontecem nes-
sas analyses, self palo moments em que farah realiza-
das, no calor do combats, de oposic:o ao regime dita-
torial, que se utilizava de uma Lei de Seguranc:a Na-
cional, gelb porque o distanciamento dos Palos hole
aponta que influ&ncias aconteceram mas n5o atingiram a
totalidade das pollticas pdblicas. a nXo ser em areas
consideradas de cisco para manutenc3o do coder polos
pr6prios mi I it ares

E.m instSncias importantes cano a pr6prta definicSo
e implenentac:o das polittcas ecanomicas, o estamento
militar teve poucas tnflu&ncias, inclusive torque sous
conhecimerttos sabre o assunto Cram (e continual sends)
extremamente marcos, deixartdo todd a cargo de seleto
grupo de tdcntcos e economistas, desjgnados postertor-
mente coma tecnocratas. d ansi-m, pottanto. exagerado
atributr as realizac3es, acertos e errol somente ao
estamento mxlitar, nos dltimos lustros. Nuitas das
responsabilidades cabem a instincias outras que n8o ao
estamento militar, mas sim a burocratas e tdcnicos
que, utilizando-se do fechamento do regime, implemen '
baram political com as quads os militares arenas con-
cordavam devido isua zncompet6ncia no assunto

0 que se dove diner 6 que devido isua formac3o,
as ideals militares, de defesa do Estado, se confun-
diam com a iaea de atuac3o do Ministdrio das Relac3es
Ext eriores
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De todos, Q governs Castelo Bianco foia mats mar-
cado pda influ6ncia esguiana, porque se caracterizou
por. medidas concretas de envio de tropes nacionais a
outdo pals, +erindo a autonomic de outdo Estado sobe-
rano

Nos Bros posteriores, muitas medidas tomadas tam-
bdm tiveram reflexes no relacionamento do Brasil com
outros Estados, prince.palmente os vizinhos do conti-
nente sul-americano. Mesmo com os Estados Unidos houve
problemas, coma o rompzmento de acordo militar vicente
entry os dais Raises, desde 195a, e denunciado peta
Brasil em 1977(106)

0 reestabelecimento de relac3es diplomdticas com
Havana, apenas resolvido no governs barney, rode ser
menczonado coma exemplo tfpico da resist6ncia de seto-
res militares, reticentes em nio querer Raises com
pontos de vista ideo16gicos divergences fazendo parte
da 0EA, embora desde 1974, o Brasil tenha se abstido

organizac3otado contra) peta10v)lta de Cuba ao sein da
babe-se que o ltamaraty sempre trabalhou em corl-

unto com os 6rg3os de seguranca. 0 episddio cabana
nostra em !985 comportamente delta natureza. Coho foi
amplamente divulgado, Q assunto estava sendo tratado
szmultaneamente em diversas esf&ras tanto na diplomi-
tica, quanto na militar. Em determinado memento, o Mi-
nistdrlo das Relac3es Exteriores alegava estar esse '
undo o "sinai verde '' dos 6T"g3os de seguranca para im-
plementer as relac3es diplomiticas com o governs de
Fide I Cast ro

Elm outta circunstincia o chance]er O]avo Setdba]
c6n.firmava perante a Comiss5o de Relic:3es Exteriores
da C3mara Federal, que Q reatamento com o regime caba-
na n:o interessava. 0 motive alegado era de order es-

(106) C+. C16vls Brigag3o. "Cancelamento do acordo". Bez.i.s!.t..Bi:ad.
!978, P . 103-!e9

(!07) Sobre Cuba ver ensaios diversos de Armando A F. Vidiga]
Dliveiros S Ferreira e Carlos de keira Hatton. publicados peta Ea

111 (2) , abr/jun . !985

plan rlp Pol i nt ernac iona 1 . e
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tritaaente pritica. Os cubarlos nio teriam condic3es de
pagan nada, vivendi a renegociar seas ddbitos. Cuba.
da mesaa forma que a Nicaragua, realcava Setdbal, ex-
portava produtos agrlcolas competitivos com os do Bra-

cies(108ao disp6e de divisas paras pagan saas inporta-
Em Jumbo de 1985, o ministry-chafe do EMMA, almi-

rante Jose Maria do Amaral declarava que a sua Pasta
aceltava o reatamento com Havana. ainda que ressalvas-
se que este era um problems diplomitico e politico, de
alcada do preszdente da Repdblica e do ltamarats Ao
defender b reestudo da quest:io observava ''se houver
raz6es econ6micas e diplomitzcas, que o juste.fi.que
ache que o assunto dove ser reestudado e reata-se
Para o almlrante, house um perlodo em que era died e
sabido que Cuba exportava a revoluc3o Aparentemente
into n5o estaria ocorrendo Portanto, do panto de vis-
ta ideo16gico, nio haveria maiores problemas AFinal
de costas, o cenirio nada todd dza Nada d imutivel.
afirmava o ex-che.fe do EMMA(109)

i clara que, dependendo do memento, das circuns-
tincias, as decis6es militares pesaram mats que os ar-
gumentos diplomiticos ou econ6micos Sob este aspects
dove-se. sobretudo, lembrat' que nos assuntos relatives
i fronteira, se bem que devessem atuar em coniunto com
o ltamaraty, as Forcas Armadas sempre fizeram prevale-
cer o critdrio da forma, kinda que com a intermediac:o
do Conselho de Seguranca Nacional/BADEN/SAE 0 Projeto
Calha Norte 6 um bom exemplo delta dltima alternativa

Este sigiloso proieto, elaborado ji sob o signs da
Nova Repdblica indica que em assuntos dessa natureza,
os avis simplesmente s5o colocados imargem de qual-
quer dects5o A n5o ser para implementer o projeto,
vista ser Q Proieto Calha Norte de origem militar. mas
abarcando sxmultaneamente instfnczas coma o Hinistdrio
do Interior. Q ltamaraty, a Secretaria do Planejamen-
to, alda dos quatro tzpicamente militares

( 108) Cf
(109) C+

1, 16.5.8s, p s
.Bait.b, 2? 6 .8s. p ?



Apesar de realizado estritamente em territ(brio na-
cinal obviamente o proiet:a troupe preocupac:oes aos
Raises vizinhos, raz:o reID qual os ministros conse-
Iheiros da Venezuela e Co16mbia apressadamente se di-
ri9iram ao Ninistdrio das Relac3es Exteriores em busca
de maiores informac6es quando o Proieto Calha Norte se
tornou de conhecimento publica em 1986. Em 31 de outu-
bro daquele ano, o porta-voz do ltamaraty, Rus Noguei-
ra simplesmente dizia aos diplomatas citados que aque-
le era um projeto inferno, e nao havia, portanto, ne-
cessidade de dar mai.ores satisfac:3es(110)

g clara que, iquela altura, kinda se colocavam
problemas com relac3o is fronteiras do Norte (mas ii
praticamente resolvido em 1983, quando Danilo Venturi-
ng fora a Paramaribo neutralizar a possivel cubaniza-
c3o do regime de Bouterse}. Mas, ,sobretudo, alegavam
as Forces Armadas, falava-se na internacionalizaw::o da
Amaz6nla, e na pr6pria criac3o de um Elstado sanomami,
colocando em cisco a soberania nacional. Os argumentos
do Projeto Calha Norte caminham fiesta direq::o

0]iveiros da Silva Ferreira costume lembrar que
antes de 1964 (recorrendo a Gees Monteiro), as Farc:as
Armadas Cram um tnstrumento da politica exterior, en-
quanto no p6s-64 a relic:ao se inverted. 0u Sega, com a
ascensSo do estamento mi.liter ao comando do aparato de
Estado, as Forces Armadas passaram a util.czar a polx-
txca externa coho instruments para conseguir viabili-
zar uma grande iddia: o de fortalecimento do coder na-
cional. visando projetar o pals internacionalmente

Em 1974 0]lveiros dizla aldo a este respeito. Con-
siderando nos dez amos que v:o de Castelo Bianco a
Emilio Medici, a polltica externa mantinha, segundo
esse actor, algumas premissas bis.ices: sua origem d
comum, militar; sua foote d comum, seguramente os es-
tudos do Conselho de Seguranc:a NacionalS sous fins, os
mesmos, construir com a ace]erac3o possive], um Poder

(li0) Ver SttlguenojtHiyaHoto
Calha Norte e a ocupacao
@:.CIeQ£IB PQIltICB, I (1)

do espaco aRazonico
145-163, marco de 1989
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Naciorta] que raga o Brasil uma Pot&ncia ouvida no
carta dos cortes e respeitada naquele dos fracosi
objetivos, sempre pragmiticos,
nos para fortalecer Q Pader Nacional

Este proleta de grandeza nacional
sofreu alton e bazxos nos vince aaas do reg
tar. E nem sempre se pretended alcancar o
Pot&ncza lqundial amparado arenas nos
co-milxtar, embasados nas teortas geopo
+oi dzto, no perl.odo Mddtci. por exempt
do pals se pautou por um crescimento do
nal Brute, em porno de 11% ao ana,
Brasil Pot 6nc ia Mundtal , no
governs em 1970 ffas
de euforia, com um nac
&xitos do mil agra

Nos aaas Geisel, Lambda se {alou no
'c za Emergente . Mas Rama
derava inexlstent es as
tratando todos os Estados coma se Passer
beranas com a mesma capacidade

0 +zm do governs militar em f984, e a ascensio de
um presidents czviT, entretanta, n5o apreserttou bran-
des tnovac:3es. Em prtmei.ro lugar. a polltica externa
continuou sertdo de responsabilldade presidettcial . polo
memos formalmente, ao nave'l do discurso. Em segundo
lugar. permaneceram as dtversas inst5n-das de decis8o.
e muitas delis con.flitanto entry si, para definir os
melhores ramos a serum tornados a respeito da pollo-ica
ext etna blasi I e ira

Nos aaas mats recentes ocorreu a possibiTidade de
par"ticipac:ao de mats segmentos na formulae:3o da poli-
tlca nacional coma um todd Com o desenvolvimerito
cienti+tco, politico e econ6mico do pals, coda vez
mats tnstfncias se manifestan, procurando influenciar
as Pol it ices pdb I leas

con

enterC &Fr€dr

Rode-se d i zer
miime

destatus
estratdgi

ft ical Cano

ascensaoa
Produt o Nac io

ldo se falou no

um- c I imanaquel es aaasvlvl a-se
Qcomanal isms exacerbado e

p r on om ]. c a
Blasi I Pot in-

consla GuisevlsaQ I area i is
rplac6es de poder assimdtricas

un idades so-

(!tl} C.f Oliveiros S. Ferreira. "Politica
31dPI a ness lan lca

externa a service de URa

3.74. p. a9

(112} Presld6ncia da Repdblica
do Goveraa. Brasilia. t97Q, p 15



As Forces Armadas se apresentam coma um dos adores
mats importantes, principalmente torque detendo o co-
der durante duds ddcadas conseguiram implementer, bem
ou ma], ajgumas zddias sabre seguranca e desenvolvi-
mento que permeiam a po]]tica nacional. Ao assumir Q
comando do aparelho de Estado e negociar sua salda,
pad fzcamente, do certs!'io politico, polo processo de
transicio atua], manteve seu papal na formulae:ao da
polltica de seguranca, independentemente dos novos
presidentes avis e da Constituic:3o lsto signs-rica
diner que as Forces Armadas reafirmaram sua autonomia
tanto polltica quanto estratdgica, n3o s6 coho de.fen-
soras dos poderes constitucionais, mas sobretudo para
a elaborac5o de proletos secretos .fora do alcance do
nader civic, visando dotar o pals do coder nacional
compatfve] com saas potencialidades 9eogrificas e hu-
manas E, principalmente, investor em pesqujsa e tec-
nologla militar, alegando que estes servo re.passadas a
soc zedade-, para fins c luis

0 domlnio da tecnologia nuclear passou, assam, a
ser o alva principal que dove ser conqujstado nas dual
proxlmas ddcadas, entrando no sdculo XXI com maier ca-
pacidade mi]itat . buscando ocupar paper incontestivel
de lxder regional L09icamente, o estamento militar
esb dente de que o pals d um atom secundirio no con-
texts das relac6es internacionais, Dade Estados Uni-
dos/Canada, o bloch europeu e Q Jap3o despontam cano
os brandes stores no limiar do ano a900

Nio s6 estes preocupac:oes se fazed presented, coma
o raid de ac5o das Forces Armadas se ampliou conside-
ravelmente desde 1964, adentrando searas atd ent3o a
alas desconhecidas. A atuac3o do ex-ministry do Exdr-
cito Le6nidas Peres Banc:dives, debatendo as quest6es
ambient:ais e indfgenas d um indlcador de que house um

ganho real nas barganhas REID processo de transit:3o
Enquanto a sociedade n5o exerce qualquer controls efe-
tivo sabre os projetos paralelos das Forces Armadas
as mesmas mant6m-se extremamente ativas, atuando tanto
Junta is .fronteiras, cano pda znserc:o no debate so-
bre a dlvida externa, influenciando na elaborac:o do
Proleto Nossa Natureza, a iolftica demogrdfica, a po-
]ltica fundiiria, a integrac3o do !ndio isociedade

6i



Qu selz, com a estrutura de poder montada nos amos
do regime militar, as Forcas Armadas ampliaram seu
rata de acid, deixando assam de interferir ou de pen-
sar somente em assuntos estritamente relacionados i
defesa das fronteiras e manutenc:o da soberania nacio-

0 aumento de sua influ6ncza na conduc3o de muitos
assuntos nacionazs ref orca a conclusio de que nos ands
que v5o de 1964 a 1984 as Forcas Armadas adquiriram
uma autonomta suficiente para fazed os projetos que
bem entenderem, rlo memento em que acharem convenience,
principaltinnte visando fazed o pals altar icategoria
de I oder regional

Este .forma polittca obtida polo estamento militar,
certamente d re.fIeND das condic6es de coder altamente
favoriveis is Forces Armadas que atravds do anti90
Conselho de Seguranca Nacional, passaram a ter voz
ativa em escala coda vez major, quando o assunto d
considerado de seguranc:a nacional. coma a questio fun-
diirza. os memos de comunicac8o viirios, a energia nu-
clear. a informitica. a quest3o mineral, etc

lsto judo sem esquecer as pr6prias pressoes para
conseguir aumentos diferenciados em seas salirios, sa-
bre o restante do funcionalismo, e por parcelas maio-

no Qrcamento da Untie

nal
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