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At6 a metade dos anos 70, as relag6es internacionais -- se com-

parada is outras areas tradicionais de investigagao, coma partidos po-

ll.ticos, sindicalismo, estrutura agrfria, movimentos sociais, etc., -- re-

.ceberam pouca atengao, e o meir acad6mico contribuiu de forma
muito modesta para o seu desenvolvimento

Contudo, 6 6bvio que exists uma quantidade razofvel de estudos

f-.feitos, entry outros, por juristas, economistas, cientistas sociais, histo-

riadores e jornalistas sabre relag6es internacionais, retratando muitos

Texts apresentado no I ' Congresso Brasileiro de Relag6es Internacionais, promo-
C vida pda Universidade de Brasilia e Secretaria de Assuntos Estrat6gicos, realizado

C em Brasilia, de 24 a 26 de margo de ] 998.
,.Estou incorporando aqui, alguns dos comentirios feitos na ocasigo por Jose F16vio
CI Sombre Saraiva c por outros colegas coma Eiiti Sato na mesa anterior. Agradega
C ngo s6 a amboy mas, lamb6m. a Antonio Jorge R. da Rocha pdas informag6es sabre
r- o Departamento de Relag6es Internacionais da UnB. O texts, homo este ora apre-
\'' sentado, 6, contudo, de minha inteira responsabilidade
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aspectos sobretudo da politica externa brasileira, voltados para a Bacia)

do Praia e Africa. Hf tamb6m depoimentos e livros de mem6rias de:)

diplomatas e militares(que ao final dos ands 90 estio se avolumando,)

tentando, cada um a sua maneira, explicar o seu paper no governo mi.I.)

litar p6s-64, etc.). :)

A produgao sabre relag6es internacionais e polftica externa brat:)

sijeira, inclusive, foi objeto de investigagao criteriosa por parte do pes'l)

sod acad6mico. Zaire Borges Cheibub, por exemplo, levantou os as-:)

suntos publicados em revistas brasileiras de 1930 a 1980 e, [ambfm,)
mapeou os debates intelectuais, juntamente com Maria Regina Soared..:

de Lima. Outro texts delta dltima aurora escrito em parceria com Ger-:)

son Maura faz um bom retrospect6 bibjiogrffico sabre etta area de:.)
cstudos no pars. Os professores Amado Luiz Cerro e Clodoaldo Bud:)
no, por sua vez, analisaram praticamente toda a produgao existentel)

sabre a politica exterior brasileira, em okra de grande f61ego, e de fun-)
damental importancia para os interessados no assunto.i )

Coma se pods constatar por estes estudos, o interesse nas dmca-:)

das anteriores principalmente nos anos 70 esteve basicamente)

centrado no que se passava na Bacia do Praia. A perspecLiva tanto bra-l)

sileira quando argentina se resumia, em grande parte, em denunciar de:)

um dado o papc] pouch amisroso que cada um estaria jogando em de-)

I Cf. Ct:IElIB\JB, zaire - Bibliogra$a Brasileira de Reiag6es Internacionais e Polfli,l:.
ca fxferna. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1981; CHEIBUB, Zaire & LIMA, Maria Regis-J
na Spares de Re£ag6es Inlemacionais e Polftica Exferna Brasileira; debate into-:)
/ecf a/ e prod f o aced mica. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1983; LIMA, Maria Regina-.x
Soares de & MOURA, Gerson - "Relag6es internacionais e polftica externa brasilei=-/
ra: uma resenha bibliogrffica". B/B-ANPOCS, Rio de Janeiro(13); 5-36, 1' memes :)

lre de 1982; CERVO. Amado Luiz e BUENA, Clodoaldo H£sr6rfa da Polrrfca El-:)ferro/" do .BrasfZ. Sio Paulo: Atica, 1 992. ''
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trimento de seu vizinho, e, de outro, a contestagao simult8nea e reci-

C.proca de tail deniincias. A produgao mats representativa disses dais

parses, em termos num6ricos, se referia a elucubrag6es feitas por -- ou

ligados a -- militares nio s6 da ativa, mas principalmente da reserva,

veiculadas em grande parte em publicag6es por CIGS mesmos criadas.

C No Brasil, o carfter dessa produgao militar, is vezes [amb6m di

[plomftica, sempre foi maid de cunho geopoli.tice, fazendo proUeg6es

sobre o Brasil Pot6ncia ou atrav6s do papal desempenhado pdas fron-

,teiras na hist6ria nacional. Posturas coma essa podem ser observadas

em dois autores muito citados regionalmente a partir dos antes 70: o

( general Carlos de Meira Mattos e o ex-embaixador Alvaro Teixeira
(I/Soares.2 Ao dado de Mario Travassos, Golbery do Couto e Silva e de

CTherezinha de Castro aqueles dais primeiros se converteram em alva
favorito, fundamentalmente dos argentinos, -- e mesmo de brasileiros -

que liam niles os influenciadores das polfticas nacionais, elaboradas

polo ltamaraty e pda caserna.3 lsto pods ser verificado atrav6s da re-

Vista maid influente do perl.odo denominada .Es//"af(%ia, cujo diretor

L'era o general de reserva Juan Enrique Guglialmelli, tends, entry ou-
tros, colaboradores como Carlos Mastrorilli, Oscar Camili6n, etc.

C

C
\

2 Cf. MEIRA MATTOS, Carlos de - .BrasfJ - geopo/iffca e des/i/zo. Rio de Janeiro
Biblioteca do Ex6rcito Editora, 1975; SC)ARES, Alvaro Teixeira Hfsrcfrfa da jor-

#. macao das #o reiras do Brash!, 3' edigao Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex6rcito
LEditora. 19'i3
(~3 Cf. TRAVASSOS, Mario - Proyef o co/zrl/zenlal da Brcnf£. 4' edigao, Sio Paulo
1-. Companhia Editora Nacional, 1945; COUTO E SILVA, Golbery do - Geopolafccz do
C;II=:D'';:':.;;;= ' kI :; .I='1.1;:;1; T.=18i,.II1;11111.:I, - 9&71 'CASTRO
f" Therezinha de - Rzzmo A/z/africa, Sio Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1976. Ver,

tamb6m, SCHILLING, Paulo - A geopo/afccz do genera/ Go/be/y e a dip/omacia do
/famaraO, Sio Paulo: Global Editora, 1981r
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As denincias contra o Brasil Cram numerosas nio s6 naquela re:J

vista, mas tamb6m por interm6dio de dezenas de livros e peri6dicosl)
preocupados quash exclusivamente em mostrar o Brasil coma pars im-J

perialista, logo inimigo que deveria ser combatido a qualquer cusco. :)

Sends tradicionais rivais que movimentaram a hist6ria da Bacit-

do Plata, Brasile Argentina permanentemente cstiveram no centro dat)
ateng6es regionais, convertendo-se, portanto, em um dos pontos prio

ritfrios analisados polos cidad5os de ambos os parses. Alias, nio s6..;

destes, mas tamb6m dos vizinhos diretamente interessados, coma c=)

Uruguai, o Paraguaie a Boil.via, e, de maneira maid distante polo Chile.

O interesse no relacionamento destes dois parses foi sempreJ

muito acentuado, porque qualquer negociagao que os envolvesse acaba:...-.

va, de maneira direta ou indireta, afetando a todo o continents, indepen=J

dentemente de quem viesse a exercer uma possfvel lideranga local. ..)I

A produgao literfria focalizando as relag6es bilaterais entry es-~

ses dois Estados, ao longs das d6cadas, demonstra com muita nitidezJ

os ressentimentos reel.procos e acumulados historicamente. Dove-se,J

contudo, ressalvar, de um lada, que asta literatura 6 bastante heterog6-,

nea, podendo-se, inclusive, separar os autores em categorias diversas,J

como os militares, os jornalistas e os acad&micos, a16m de alguns re-J

presentantes do meio diplomgtico. De outro lado, o fate de que grande

parte dos texton era marcada por posturas agressivas/defensivas de
ambas as panes, convertendo-se em moeda corrente, e predominavaJ

at6 meados dos amos 80, assumindo comportamento distinto a partir de:)
entio.'-J

Obviamente que, ainda hole, ngo desapareceram completamenteJ

aqueles autores que continuaram a refletir adotando os parametrosl)

)
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Ci anteriores. Os militares, por exemplo, ao abordar o intercgmbio entry

CBuenos Aires e Brasilia acabam, na maier parte das vezes, construindo

um discurso cauteloso. Chegam mesmo a resvalar em diregao de uma

postura ufanista, criticando veladamente(as vezes tamb6m aspera '

(Imente) as polfticas desenvolvidas polo outro pars, e vendo em todos os

gestos do vizinho, constantemente, inteng6es pouco amistosas ou con-

figveis, repetindo o que se passava ha anon.

C Apenas para efeito ilustrativo, poderiamos fajar um pouco sabre

Caste typo de reflexgo ao longs das 61timas d6cadas sem, contudo, pre-

C tender aqui fazer uma avaliagao exaustiva, relacionando todos que [ra
C:balharam com o assunto

t A participagao do Brasil na Guerra do Paraguai, em um periods

Cali, bastante longs.nquo, foi sempre um dos motivos utilizados polos vi-
zinhos latino-americanos para criticar a atuagao brasileira, tido como

Climpiedosa, naquele epis6dio. O professor Leon Pomer, competence

(I'historiador argentino e hoje docents da Universidade Estadual Paulis-

Cta-UNESP, em texts bem elaborado mostra os interesses em Jogs,
/I ' sendo que o livro de sua autoria contempla um ti.tulo bem chamativo:

"um grande neg6cio".4 Nesse casa, por6m, o conteiido nio 6 de sim

epICs crftica, mas uma anfjise acad6mica, um tanto distance da maier
parte daquilo que se produziu naquela parte do continents. Muitas de-
ntincias seriam fellas com vigor, ao longs dos ands. E, inclusive, pro-

( vfvel que as mesmas denham fundamento, at6 porque este 6 um as-

Csunto em que o pr6prio Minist6rio das Relag6es Exteriores se posicio-

('na com cautela, impedindo o acesso a documentagao re]ativa a ta] epi-
s6dio (a16m de outros)

f-..4 Cf. POMER, Leon - Guerra deJ .Paraguay - gran /zeg6cfo. Buenos Aires : Ed. Cal-
\-" d6n. 1968.
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Apes o golpe de Estado em margo de 1964, o Brasil vai ser criti-
cado dada vez mats no contexts latino-americano, recebendo o r6tulc~

de ''pai.s shave '', ''aliado preferencial '' dos Estados Unidos, etc. As-
cii.ticas vio destacar com freqti6ncia o papel do governs brasileirc.

como gendarme continental, assumindo postura imperialista ou su-
bimperialista, implementando polfticas com a finalidade de satelitizai

os parses da regiao objetivando, assim, alcangar supremacia indiscuti=
vel no Cone Sul. -.p.

Esta literatura focaliza vfrios tomas que seriam as preocupag6es

brasileiras: desde a pressao demogrffica junto i.s fronteiras com o Pa-
raguay, com a "migragao dirigida" de colonos brasileiros a este pars - )

os brasiguaios --, ou junta das provfncias argentinas de Missiones eJ
Corrientes; os corredores de exportagao cujo intuito syria neutralizar d:J

Paraguaie a Bolivia atendendo aos interesses estrat6gicos nacionais; c...)

tratado nuclear firmado polo Brasil.com a Rep6blica Federal da Ale-

manha em 1975; o investimento no setor b61ico atrav6s da criagao d&

IndQstria de Material B61ico-IMBEL em 1976, e, principalmente as
diverg6ncias em tome da construgao de ltaipu. At6 mesmo Oscar Ca-

mili6n, depois chanceler e ministro da defesa argentina, tecia comin )

tfrios deste g6nero.' ':)
Sob este pdsma, ltaipu pode ser tomado como bom exemplcl

para explicar o clima reinante entry os dois Estados mais importantes
do continents. Aquela altura, no segundo lustro dos antes 70, chegou-=

se, inclusive a comentar a possibilidade de as barragens construfdas not)
Rio Parang servirem homo ''arma para inundar'' a Argentina, abrindo-

se as comportas. O raciocfnio, frito sob uma visio estritamente cons-

5 CAMILION, Oscar
margo/abril de 1973.

"Relaciones argentino-brasilenas''.farrar(€gia(21): 43-48,)
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pirativa, ngo conseguia pcrceber que para se "inundar" aquele pals te-

ria que se destruir a pr6pria barragem. Ou sqa, deixar grande parte do
Brasil sem energia e16trica, afetando diretamente todo a economia na-

lcional, vista que nas regimes mule sudeste se concentrava a haier parte

do parque industrial. Pensamentos feitos sob este angulo Cram percep '

liveis tanto polo lada brasileiro quando pele argentino, nio sends,

portanto, privi16gio de apenas um doles.

C, Clara que se dove, tamb6m, ponderar que nesses ands o Brasil

(:Java margins a tail interpretag6es. Em primeiro lugar, o desastrado

discurso feito por Richard Nixon, em 1971 na Venezuela, afirmando

que para olde o Brasil se inclinasse o resto do continents faria o mes-

Cjmo, ou sqa, conferindo ao nosso pars a catcgoria de pars shave no

Cp[ano [atino-americano. Em segundo lugar, as dentincias de que o Bra-

(,sil planejara a Operagao Trinta Horan, para intervir no Uruguai, casa

CLiber Seregni ganhasse as eleig6es, o panel pouch esclarecido do go

verna brasileiro na queda de Juan Carlos Torres e a ascensio de Hugo
Banzer na Bolivia, a16m dos acontecimentos no Chile, em 1973, fazi-

l3m com que o pai.s ficasse sob suspeita.e Outros textos produzidos
f-principalmente polo general Carlos de Meira Mattos, a partir de 1975,

('ao lado da "peoria da defrontagao" da professora Therezinha de Castro,
f'assumindo o discurso frito polo deputado federal Eurfpedes de Mene-

zes em 1972 defendendo a divisio da Antfrtica sob diversas bandei-

(':ras, reforgavam as ressalvas que os vizinhos tinham em relagao a poll.-
r-tica externa brasileira.

.6 Cf. SCHILLING, Paulo - Bras / va a /a gael/"a. Buenos Aires: Schapiro Editor,
1974; GRAEL, Cel Dickson de- Ave/zfura, corrupt o e ferrorlsmo. ,4 sombre da
fmpzznfdade.Petr6polis: Editora Vozes, 1985
: Cf. CASTRO, Therezinha de - op. Cit. ; MENEZES, Eurfpedes de A/zfdrrfca, fnfe-
resses in/ernacionals. ESG - C-61 3-72, 1972.
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Se asta literatura era volumosa, n5o s6 por parte do estamentc

militar, mas tamb6m por inimeros avis exaltando o prqeto de Brasi
Pot6ncia que at6 era mencionado no plano de governs do genera.
Emilio Garrastazu Medici, o meir acad6mico at6 entgo se mantinhi.

extremamente reservado, em fungao de vfrios problemas. ~.J

E conveniente lembrar que nio se podia falar/escrever aberta

monte, e permanecer immune, sem sofrer conseqtiencias que poderian

ser drasticas, desde a apreensao da obra at6 a perda de emprego, sen.

contar uma posse.vel abertura de processo, incluindo prisao e tortura.
Um dos livros do impresario Kurt Marrow, por exemplo, denunciandcl

os cart6is no pars foi recolhido imediatamente apes o seu langamento.:

Outros casos envolvendo a censura aos grandes jornais come O Zs/a.

do de S. Paulo, Jomta! da Tardy e Tribtxna da Imprensa. e, aos da, IKl-')

prcnsa nanica coma Opf/zhao e J/opine/zfo, faziam parte da retina, jg:)

que o clima de excegao em que o pals estava mergulhado dava mar-

gins para que o governs assim agisse. :)

Mas tamb6m havia outro motivo polo qual o meir acad&micc

pouco se manifestava -- mesmo se desqasse e fosse posse.vel -- a res.
peito da atuagao brasileira quer no cengrio regional, quer em novell
maid amplo do sistema internacional. Praticamente nio havia pessoasl

ligadas a Universidade com possibilidade de fazer boas ang.lifes sobre

a maier parte dos assuntos que diziam respeito a politica externa bra-:)

sileira e, pier ainda, sobre as relag6es internacionais /a/o sense/. Na re-

alidade, verificava-se que tanto a prftica quanto a teoria constituf am-

se praticamente em monop61io dos diplomatas do Minist6rio das Re-)
lag6es Exteriores. . }

' MIRROR. Kurt - A dfrad ra das carrfls. Rio de Janeiro; EdiLora Civiliza?ao Bra- :)
sileira, 1977
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C} lsto nio signified que ngo houvesse produgao sobre o assunto

Certamente que sim, mas que se referia quash sempre a aspectos hist6-

Cricos, a perfodos maid remotes, e os colegas historiadores continuaram

C dandy valiosa contribuigao, mesmo nesse perfodo. Os juristas, os di-

plomatas e os economistas tamb6m escreviam sobre o tema, e syria

Cinjusto deixar de menciona-los, coma pods ser verificado em publica-

lg6es como a Revisfa .BrasfZefra de Po/#iccz /nfermacfonczZ, que era diri-

C.gida desde i958 (inicialmenlc por Oswaldo Trigueiro e no final por
(:Cleantho de Paiva Leith), atrav6s do Instituto Brasileiro de Relag6es

Chtemacionais, criado quatro anos antes. Al&m dessa, a Ravi fa de Ciglz-

C cla Po/ fca da Fundagao GetQlio Vargas/RJ e a Nevis/a grail/lira de

C fsf dos Por#fcos, da Universidade Federal de Minas Gerais, tends em

;sua diregao Orlando de Carvalho, igualmente se dedicavam a publicar,

de forma esparsa, artigos sobre politica externa brasileira, inclusive o

Cconhecido texts de J.A Araujo Castro sobre o congelamento do poder

C mundial no comego dos ands 70.9
C: Todavia, o nlimero dc cientistas politicos, de acad6micos especia-

C lizados em relag6es internacionais ainda era reduzido, entry os quaid

cJos6 Hon6rio Rodriguez, Carlos Delgado de Carvajho, Luiz Moniz

C Bandeira, Jose Carlos Brandi Aleixo e H61io Jaguaribe. Mesmo hole a

Csituagao nio 6 a ideal, mas o quadro ja 6 bem melhor do que antes,

C sem qualquer sombra de divida, tanto em termos quantiLalivos quando

( qualitativamente.
C Alexandre de Barris em um primeiro balango, com boas infor-

C mag6es, relembra estes dados. Este autor menciona inclusive o casa de

;l. 9 ARAUJO CASTRO, J.A - "0 congelamento do poder mundial". Revfsra B/asflefru
'''' de .Esrados po/#fcos (33): 7-30, janeiro de 1972.
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Fundagao Ford norte-americana que patrocinou a ida de algumas de=
zenas de jovens profissionais para que estudassem naquele pats, e apes

solidificar sous conhecimentos, promovessem o avango dessa area nc.

Brasi[.io ]! interessante ressa]tar, diz Alexandre de Barron, que de to:.,)

dos que para la foram, apenas dois acabaram se dedicando a arch.
sfrfcfo serzsu de relag6es internacionais: a professora Maria Regina.

Spares de Lima do Instituto Universitgrio de Pesquisa do Rio de JaneiiJ

ro-lUPERJ, e Henrique de Souza Novaes, este mais voltado para ati

vidades jornali.sticas e de assessoria a fundag6es e, principalmente a-

grandes empresas brasileiras no exterior.ii Os demais dedicaram-se ac«
estudo e a divulgagao da Ci6ncia Politica /a/o se/zszz. ''

A area de relag6es internacionais no meio acad6mico padecia,~

ehtao, de car6ncia de recursos humanos suficientes para que pudesse-

se desenvolver a contents e constituir-se em programas nas diversas

universidades. lsto pods ser observado pda morosidade com que as

disciplinas passaram a ser ministradas(ainda hoje as dificuldades s5a
grandes) nas diferentes instituig6es nacionais, fossem das estaduais ou
federais

Apenas para exemplificar, somente em 1973 se passou a ofere-:

cer como cadeira eletiva, sob responsabilidade do professor Oliveiros

da Silva Ferreira, uma disciplina semestral intitulada " Relag6es Inter-J

10 Cf. BARRON, Alexandre de - ''EI estudio de las relaciones internacionales en Bra-
sil'', in PERINA, Ruben M. (comp.) - .E/ esrudio de /as re/ado/zes I/zfernacfo/za/es elz-.\
AmZrfca Znrf/za y e/ Caribe. Buenos Aires: Grupo Editora Latinoamericano, 1985.

lbidem.

12 Sobre o desenvolvimento da Ci6ncia Polrtica no pars, ver FORJAZ, Cecilia -"A,a
emerg6ncia da ci6ncia polftica acad6mica no Brasil: aspectos institucionais'', Revfsra:'/
Bras//ezra de C£2/zcfas Socfa is, 12 (35): 101-120, outubro de 1997. Ver, tamb6m, ..J
LAMOUNIER, Bolivar & CARDOSO, Fernando Henrique - '' A bibliografia de Ci
6ncia Polftica sobre o Brasil (1949-1974)", Z)aaas, Rio, IUPERJ (1 8): 3-32, 1978
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L' nacionais" na graduagao em Ci6ncias Sociais da Universidade de Sio

s' Paulo. Este primeiro curio foi imediatamente seguido por outro que

s'- dava 6nfase mais a polrtica praticada em fmbito continental com Esta-

\- dos Unidos ocupando papal de destaque no programa. Conquanto

c' houvesse um grande ntimero de alunos inscritos a freqii6ncia deixava

t.'muito a desqar. Ministradas at6 1982, estas disciplinas s6 tiveram

continuidade nos anos 90, agora com o professor Lionel ltaussu Al-

\-" maida Meld que tamb6m atua na p6s-graduagao. Os professores Jose

\.I Augusto Guilhon Albuquerque e Braz Jose Araujo, tamb6m, em dife-

\'- rentes perfodos dedicaram-se a etta area na graduagao, concentrando

\- sous interesses, posteriormente, na p6s-graduagao, principalmente na

\- orientagao de alunos e coordenagao de n6cleos.

\y Naquela 6poca nio havia sequer o Departamento de Ci6ncia Po-

\- litica como instfncia aut6noma, o que se verificou apenas a partir de
\- meadow dos anos 80. O mesmo tamb6m se observava na Universidade

\- de Campinas, quando somente no ini.cio dos anon 90, foi criado o De-

\. partamento de Ci6ncia Polftica, desmembrando-se o Departamento de

\" Ci6ncias Sociais nas tr6s areas tradicionais, a Antropologia, a Sociolo-

Y gia e a Ci6ncia Politica.
C)' Na Pontificia Universidade Cat6]ica de Sio Paulo-PUC/SP

\'" tamb6m no mesmo ano de 1973, comegou a ser oferecida uma disci-

\ plina com o titulo de ''Polftica Internacional '', no 8' semestre da gra-

\. duagao em Ci6ncias Sociais, e que perdurou at6 1987. Nesta dltima

\"' instituigao a disciplina foi ministrada, em diferentes momentos, por

! professores que, apesar das forma96es diversificadas, trabalhavam
\- na area coho Vicente Marotta Rangel e Guido Spares (amboy juris-

c. tas), por Leon Pomer (historiador) e Tuljo Vigevani(historiador e
" cientista politico).
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A16m disses, existiam apenas os tradicionais cursor de Direito~
Internacional ministrados, por exemplo, em faculdades como a dol

Largo de Sio Francisco, mas que estavam longs de atender aos into I

resses de algu6m que se sentisse mais atrai.do pdas vertentes hist6ricas

e politicas. Ao lange dos ands, as faculdades de Direito argo abrigar=
um grande n6mero de docentes que trabalhar5.o com in6meras ques

tees sabre relag6es internacionais, como Celso Lafer e Celso Album '

querque de Me[[o, a]6m de dezenas de outros, e que syria impossivel.

aqui listar
A area de Economia Internacional, por sua vez, sempre teve es-l

paco maior nos pr6prios currfculos, principalmente polo fato de o pai.s,

a partir dos anos 70, dar grande importancia a exportagao. Alias, in-
clusive na esfera governamental, o ltamaraty criou com Paulo Tarso

Flecha de Lima o Departamento de Promogao Comercial em 197 1

Na verdade, nio era apenas a area de relag6es internacionais qual

se sentia restringida, at6 porque praticamente nio existia. A Ci6ncia'

Poliltica, homo um todo -- e as outras Ci6ncias Humanas igualmente --l

sofria as conseqti6ncias da repressao nas universidades, que pods ser'

lembrada pdas in6meras cassag6es desde 1964. Evidentemente que sd

dove ponderar que a Ci6ncia Politica no Brasil tamb6m 6 muito
re-~

conte, daf o modesto ndmero de profissionais na area de relag6es in-l

ternacionais oriundos daquela.. Alguns que se interessavam pdas rela-

g6es internacionais se achavam concentrados nos departamentos de
Hist6ria, de Economia e de Direito, principalmente dos grandes cen-

tros coma Rio de Janeiro, Brash.lia, Belo Horizonte e Sio Paulo, entry'

outros.--\
Se isto era perceptivel ao ni.vel inferno, o mesmo ja nio se podia,..\

dizer no plano externo, fora do pai.s. Enquanto a preocupagao dos
ci-''"""'

'1
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C entistas nacionais era com o regime de excegao, detendo-se em tomas

(: tradicionais coma a questao fundigria, o sindicalismo, os partidos po-

C ]fticos, e os aspectos politico-institucionais, principalmente nos Esta-

(I dos Unidos um grande n6mero de pesquisadores comegou a voltar su-

C as ateng6es para o Brasil surgindo entio os "brazilianistas" que passa-

C ram a explorar intimeras facetas do pars. Dual dessas diziam respeito

( aos interesses mats pr6ximos a n6s; a politica das forgas armadas e as

( relag6es external. Surgiram de um lada, obras coma a de Alfred Ste-

C pan discorrendo sabre os militares e, de outro, trabalhos sabre o papal

(jogado peso pars (ou a desempenhar) no cenfrio internacional, deja sob

C o angulo mats hist6rico coma o de Stanley Hilton, ou entio de profes-

C sores coma Wayne Selcher, Roger Fontaine e Ronald Schneider; entre

C dezenas de outros que poderiam ser aqua listados, coma Philippe
C Schmitter, Thomas Skidmore, Warren Dean, Joseph Love, John

C Wirth, etc., mats preocupados em explicar a dinimica da pojrtica in-

C terna, tanto em termos estaduais, quanto no imbito nacional.

L- O motivo para este aumento do interesse norte-americano no

C B.asi] pods ser creditado a um fatter particular. Enquanto os cientistas
C brasileiros estavam mats interessados em debater o processo politico

C intemo, preocupados com a duragao do regime e tomas semelhantes, a
C economia nacional crescia a ritmos acelerados no periods que vai de

C 1969 a 1973, passando a ser uma das dez maiores do mundo. lsto era

(- um dado real -- que, certamente, nio contemplava o regime de exce-

('" gao, as disparidades s6cio-econ6micas, etc. --, um elemento concreto

C vista polos acad6micos do exterior, polos govemos e polos invcstido-
C res estrangeiros. Data necessidade de melhor se engender o pars, com

C generosos recursos financeiros e materiais colocados a disposigao des-

fl ses pesquisadores, a16m das facilidades para contatar e entrevistar au-

(
C
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toridades brasileiras, sobretudo militares. Como exemplo, pods-se re- :?

cordar o casa de Alfred Stefan que, ao final dos ands 60, conseguiu :r
entrevistar metade do ex-minist6rio do marechal Castelo Brando em ''!

perfodo bem diminuto, enquanto nenhum pesquisador brasileiro tinha .(
acesso a esses personagens ' ,-Rh

Em outros locais, coma na B61gica, no Canada e na Su6cia tam- :?

b6m se produziram estudos sobre o perl.odo como as obras de Michel l!

Schooyans sabre o estamento militar e a ditadura A

Esta diferenga de interesse verificado para se analisar polfticas !

internas e politicas extemas 6 perfeitamente compreensi.vel. Enquanto :!

os pesquisadores que enfrentam a situagao de regimes ditatoriais fe- :(

cham-se em torno de problemas dom6sticos, os estrangeiros a16m des- I(

sas preocupag6es tiveram, polo mgnos naqueles anos, propensao em ,<

estudar o papal exercido pda diplomacia e polo com6rcio exterior bra- :Z

sileiros, tanto no imbito latino-americano quanto no continents africa- li!

no, ou entio de maneira mais ampla, especulando-se inclusive sabre o y
futuro do Brasil. "''

No plano diplomftico, o acesso a documentagao guardada polo '/

Itamaraty tinha tamb6m prazos diferentes para consultas, se interessados =

nacionais ou estrangeiros, com tempos de 50 e 35 anos respectivamente, :!

a16m de tomas proibidos, sob a rubrica de seguranga nacional. l-'l
Por outro lada, as mudangas no plano politico-institucional, com ::'

o flim da censura e a politica de abertura lenta e gradual, homo se dizia l!

no governo do general Ernesto Geisel, bem como eleig6es livres e di- l<

3 Cf. STEPAN, Alfred - Zos mi/f/ares y /a po/frfca e/z .BrasfZ. Buenos Aires: Amor- ,l:l:
rortu Editores. 1974. -/
t4 Por exemplo, SCH00YANS, Michel Z)gaff/z d Brdilf. Gembloux: Duculot, ::)

)
)
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C retas em 1974(logo sufocadas pda Lei Falcgo e pda indicagao do se-
(I nader bi6nico), a anistia em 1979, o final dos atom de excegao e a alte-

C ragao do sistema partidfrio, fizeram com que a area de relag6es inter

(. nacionais tamb6m passasse a ocupar maiores espagos Mesmo porque

C ja se tinha consci6ncia de que bem ou mal, apesar das disparidades s6-

C cio-econ6micas internas, o Brasil se tornara conhecido no mundi. E

C isto era um fate ineversfvel. Portanto ngo se podia mats ignorar estes
C acontecimentos e, tamb6m para que as interpretag6es nio ficassem

C restritas is vis6es dos brazilianistas. Por ipso, a partir de meadow dos

C anon 70 a area de relag6es internacionais e as que diziam respeito a

C quest6es estrat6gico militares passaram a adquirir major importancia,

C ainda que de forma modesta.
C A Universidade de Brasilia, polo seu proprio /Deus, jf se anteci-

(. pava e criava curio de Relag6es Internacionais ao navel de graduagao

C em 1974, enquanto o Departamento de Hist6ria se preocupava com

(. este temitica na p6s graduagao. No Rio de Janeiro, haviam ocorrido,

C tamb6m, algumas Lentativas de criagao de faculdades de Relag6es In-

C ternacionais, mas que, devido a discutivel qualidade do ensino minis-

C trade, foram sucessivamente fechadas."

C Curiosamente, apesar de no Rio de Janeiro se verificar tal interes-

C se, bem coma em Brasilia, o mesmo n5o se podia dizer de Sio Paulo,

C que at6 entio se mantinha um tanto insensfvcli materia. Embora o esta-

C do paulista se constitufsse em importance centro econ6mico-industrial,

C politico e cultural, ocorria uma defasagem entry estes fatos e o interesse

C por assuntos internacionais no meir acadfmico. Nos ands 90, por6m, a

C situagao sera completamente distinta, conforms comentaremos depois

C 15 Cf. BARROS, Alexandre, op. Cit.

C

C

(

C
15(

(

(
./'



Ihos percorridos por Laerte Bettiol que tinha feith o mesmo(19).'9 .7

Tratava-se jf de duas boas reflex6es sobre fema que dizia respeito is :j

relag6es Brasil-Argentina-Paraguai, e que escapavam ao imbito exclu- ::j

sivo das interpretag6es diplomfticas e da imprensa. =)

Algumas ]eituras bastanle interessantes sobre a politica externa J

brasileira tamb6m tinham sido feitas recentemente, entre outros, por d
Carlos Estevam Martins, sabre a politica exterior biasileira dos ands J

60/70, enquanto Octavio land refletia de maneira diferente comentan- :)

do o imperialismo norte-americano na America Latina; Ruy Mauro :S

Marina discorria sabre o subimperiajismo brasileiro em 1 974(20).Z ' ~)

Eases trabalhos, importantes naquele moments, abordavam a :)

atuagao brasileira principa[mente no Cone Su], mas converteram-se 3
em esforgos praticamente isolados, inclusive com os autores dedican- :l}

do-se, posteriormente, a outras indagag6es chegando mesmo a aban- i
donar a aezl. Disses, apenas Octavio land nos anos 90 dirigiu seu :)
olhar para vfrios aspectos da globalizagao, nisto muitas vezes dials- i
gando com Renato Ortiz. ::ij

Na Universidade Federal Fluminense foram ministradas disci- :)
plinas isojadas sabre relag6es internacionais, criando-se ainda no J

Centro de Pesquisa e Documentagao Contemporanea da Fundagao i
Getdlio Vargas-CPDOC/FGV em ] 980, o Programs de Relag6es In- ..i

9 BETIOL, Laercio - /ralPH - nzadelo avanfado de co0/2erafdo fnrernacfoiEa nrz Ba-
cla do Praia. Rio de Janeiro: Editors da Fundagao Getdlio Vargas. 1983; CAUBET. d)
Christian, - As graf es ntanobras de /ralph, Sio Paulo: Editora Academica, 199] . d
20 Cf. MARTINS, Carlos Estevam - "Evolugao da polftica externa brasileira na d6- (11)
dada 64/74", fsrados Cebrap, (12) :53-98, abril4unho de 1975; IANNI. Octavio - l:)

MA '"" R-- ' '--/zlZrlca Z.a/ha, Rio de JA, Editora Civilizagao Brasileira, 1974; lll)
fbvereiro de 1974. ro ' Brazilian suoimperialism", A/o/zf//zy Review, 23 (9): 14-24, Cll$

J
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C ternacionais com Gerson Maura e Monica Horst, a frente de outros

( pesquisadores. O Centro de Documentagao sobre a America LaLina-
C CEDAR da Universidade de Sgo Paulo, igualmente se voltava para os

C tomas regionais, promovendo curses de extensio a partir de 1973

C Em 1980, tamb6m, se reunia nas depend6ncias da Universidade

C Estadual do Rio de Janeiro, no interior da Associagao Nacional de

C P6s-Graduagao e Pesquisa em Ci6ncias Sociais-ANPOCS, pda pri-
C meira vez o Grupo de Trabalho sabre Relag6es Internacionais e Polfti-
C ca Extcrna-GRIPE.

o Nesta primeira tentaLiva no sein do GRIPE/ ANPOCS apresen '

C cava-se uma grande heterogeneidade de interesses, tanto tematicos,

C quando de universidades e que estavam isolados, sinalizando a neces-
C sidade de se reunir maid metodicamente os esforgos individuais disses

L" pesquisadores.

C As consLantes alterag6es ocorridas internamente na A:NPOCS,

C ora com grupos de trabalho, ora com seminhios temfticos fez, cantu

C do, que em 1994 o GRIPE fosse exclufdo ngo participando desde en-

C tgo. Pcsquisadores isolados apresentaram se ocasionalmente em algu-

C mas mesas redondas. A justificativa, na 6poca para a recusa da pro-

C posta do GRIPE fora a de que se tratava de assunto "pouch interes-

C sante" e estava mal elaborada, segundo a Secretaria da entidade, se

C bem que o eixo central das discuss6es estivesse orientado para o fema

(J da globalizagao.

C Naquela primeira reuniio do GRIPE esteve, tamb6m, presents

(: Gerson Fonseca Junior, entio primeiro secretfrio dos quadros do Ita-

C maraty. Nos anos 80 e 90 a presenga de diplomatas, deja atrav6s do
C IPRI, pena Fundagao Alexandre de Gusmao, seja polo Instituto Rio
C Bronco serf uma constants nas reunites acad6micas. Etta estreita co-

C
C
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laboragao resultarf em in6meros seminfrios, grupos de trabalhos, pu- :)

blicag6es, palestras, etc., e que trio contribuir significativamente para :)

o avango da area, fora dos tradicionais redutos diplomaticos. O mesmo :)

se verificara, posteriormente, inclusive, com a Secretaria de Assuntos I)

Estrat6gicos, que passou a abrigar um ntimero elevado de pessoal com )

formagao acadfmica ou interessados em relag6es internacionais, bem :)

coma inQmeros diplomatas, coma o pr6prio Secretirio atual, Ronaldo :)

M. Sardenberg. -J

Sabre as quest6esjevantadas nos paragrafos anteriores, tanto :)

Alexandre de Barron, quanto Jose Flfvio Sombra Saraiva e Paulo Ro- :)

berto de Almeidajf publicaram excelentes trabalhos abordando nio s6 :)

as instituig6es que ao lingo do tempo trabalharam com relag6es inter- :)

nacionais, mas arrolando as publicag6es e os pr6prios programas de )

graduagao e p6s-graduagad existentes no pars, motivo peso qual escu- I)

same-nos de continual repetindo aqui seus argumentos, ou apenas rc- )

lacionando novos semingrios e instituig6es.'' -J

Os antes 80 e 90 experimentaram um increments vigoroso da :)

area de relag6es internacionais no pats- Alguns acontecimentos podem :)

ajudar a explicar melhor o quadra atual, do "estado das arles". Em :)

primeiro lugar, o processo de integragao envo]vendo Brasi] e Argenti- :)
na, em meados da d6cada passada e, que, ampliado, deu lugar ao Mer- I)

mosul; em segundo lugar, a estabilidade econ6mica, que favorece a I)

z' Cf. BARRON. Alexandre de - op. Cit.; SARATVA. Jose Fldvio Sombra - "Hist6ria :)
das relag6es internacionais; o objeto de estudo e a rcvolugao do conhecimento", in :)

SARAIVA, J. F. S.(org.) - Re/aides /nlernacfonais conrempardneas de /8/5 a /ios :l)
sos alas - Z)a co/zsfrz fdo do ma/zdo /ibe/'a/ g/oba/izagao, Brasilia: Paralelo 15 ,I'f
Editores. 1997. p. 17-58; ALMEIDA. Paulo Roberto de - "Revistas Brasileiras de :)

Polftica Internacional: um balango de quatro d6cadas", Po/i'rica Elrerna, vo1. 2 (1): :)
162-169, junho/agosto de 1993. ,..\
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C formulagao de pojfticas external em bases mais s61idas; e, em terceiro

C lugar, o proprio processo de globalizagao/regionalizagao. A16m, 6 cla-

C ro, de outros tomas que, levados a conhecimento pablico tem incenti

C vado alunos tanto de graduagao, quanto de p6s-graduagao, em navel de

C mestrado a doutorado, a desenvolver projetos de pesquisa contem-

C plando tomas especfficos em relag6es internacionais Entry eases pode-

C rfamos arrolar a queda do muro de Berlim, o conflito na B6snia, a

C guerra Gri-Bretanha x Argentina, a do braque contra o "rests do mun

C do", o fim do apczrrheld na Africa austral, o terrorismo, o problems da

C fame em grande parte do continents africans, as migrag6es internacio-

C nabs, o [rffico de drogas, a questao ambiental, os nacionalismos, etc.

C No que diz respeito ao primeiro casa citado, os protocolos de

C integragao brasileiro argentino assinados polos ent8o presidentes Jose

C Sarney e Raul Alfonsin, fizeram com que a regiao se tornasse alva de

C interesse n8o s6 acadfmico, mas tamb6m politico e sobretudo econ6

C mica. Afina] de contas, comegou-se a falar em um mercado livre, o

C que significava mats algumas dezenas de milh6es de potenciais con

C sumidores junto is fronteiras inteinacionais do Brasil
C No Rio Grande do Sul criou-se inclusive a Secretaria Especial

C de Relag6es Intemacionais, ocupada inicialmente por Ricardo Seitenfus,

C enlgo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nio 6

C sem motivo, portanto, que se passaram a verificar nessa universidade,

C sobretudo nos anon mats recentes, inQmeras iniciativas relaciQnadas a

C participagao do pars no Mercosul, deja atrav6s de curses e seminaries,

C deja por interm6dio de conv6nios firmados com outras instituig6es, as-

C sumindo importance papel no processo de integragao regional

C A variivel militar ficou relegada a um plano secundfrio, mesmo

C porque militares sempre pensam os probjemas do Estado sob utica

C
C

C
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muito particular, dai as etemas desconfiangas quando se fda em into-:)
grata.o, formagao de blocos, forgas amladas conjuntas, etc. O espi.rito.J

conspirat6rio nomlalmente acaba prevalecendo nests tlltimo casa, ha-:)

vendo, portanlo, um descompasso temporal no cumprimento das me-.)

tas de integragao regional nos pianos econ6mico, politico e militar. )

Principalmente nos ands 90, o controls do processo inflaciongrio

e o aluste gradual das contas nacionais, bem como uma s6rie de outrasl)

providencias tomadas em pianos diversos, fizeram com que a estabiji-:)
dade econ6mica assumisse imports.ncia para se comegar a pensar uma-i

polftica externa "mats consistente". Quer dizer, tentando fazer com)

que o pars passasse a aspirar papal de major relevo no cenirio interna- I)
cional. inclusive reivindicando em determinados mementos at6 mes-:)

mo uma vaga coma membro cativo do Conselho de Seguranga da Or-:)

ganizagao das Nag6es Unidas. I)

Estes fatos fizeram com que alguns pesquisadores tamb6m se:)

sentissem atraildos para estudar asta nova faceta da atuagao brasileira

no quadro mundial, com o pars tentando aumcntar seu grau de credi- .)

bilidade. Ou ocupando espagos coma potencia media. Ou sega, o pals :)

procurava com into captar mais recursos tentando, ao mesmo tempo, I)

mostrar que eventualmente estaria ja amadurecido e preparado para :)

assumir novak responsabilidades em todos as esferas, tanto no plano)
politico, quando no econ6mico. A polftica extema brasileira converteu- :)
se. assam. em alva de interesse de vfrios jovens profissionais, ligados I)

tanto is universidades, quando aos centres de pesquisa, espalhadosl)

polo pats. '"/
A]6m dessas dual variaveis, o processo que se convencionou I)

chamar de globalizagao, tamb6m, passou a atrair intensamente a aren- -/

gao de estudiosos das maid diferentes areas para o que estava se verifi- J

)
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C candy no mundi desde ha algum tempo, mas com forma dada vez mai-

C or, questionando-se ent2o o proprio Estado Nacional

C Etta preocupagao fez com que um grande n6mero de pesquisa-

C, dares em boa parte das universidades comegasse a dedicar 6nfase es

C pedal ao assunto ainda que nem todos sejam s/micro ielzsu da hea de

C.relag6es internacionais. A palavra globalizagao passou, destarte, a ser

C associada a todos os tomas, desde quest6es de g6nero a problemas am-

C bientais, de preocupag6es com as populag6es indigenas a[6 o novo pa-

C pel dos sindicatos, nio se esquecendo dos t6picos relacionados a saQ-

C de, a educagao, a previdfncia. A globalizagao tornou-se, assim, uma

C palavra mfgica para explicar tudo o que ocorre no mundi, em termos

C econ6micos, politicos, militares, culturais, socials, etc

C I.Jma comparagao das duas Qltimas d6cadas -- tomando como

C panto dc refer&ncia (arbitrariamente) o ano de 1978 quando se cria o

C Conselho Brasileiro de Relag6es Internacionais -- com o periods ante

Ci nor, vai nos indicar claramente(ainda que fosse convenience realizar

C um mapeamento complete apontando tomas, n6mero de pesquisadores

C envolvidos, publicag6es, etc.,) que houve substantial acr6scimo em
C todos os indicadores citados. Aumentou, sensivelmente, a quantidade

C de pessoas interessadas em relag6es internacionais, no fmbito das uni-

C versidades e das instituig6es de pesquisas, evidenciado pelo volume de

C dissertag6es e de [eses defendido e em andamento; os temas se diversi-

C ficaram, e a quantidade de publicag6es tamb6m foi incrementada. Nio

C se pods esquecer, ainda, que representantes do meir acad6mico ocupa-

C ram, inclusive, carlos em instituig6es profissionais, coma o professor

C Candida Mendes na presidencia da Associagao International de Ci6n-

C cia Politica-lPSA e Clovis Brigagao secretariando a Associagao Inter-

C nacional de Pesquisa para a Paz -lPRA, na d&cada de 80.

C
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Dove-se, contudo, fazer ressalvas perante um quadra que, em

principio, poderia parecer muito satisfat6rio. No que lange a revistas)
hf uma s6rie de tftulos desde aqueles com cunho voltado mats paras

preocupag6es estrat6gico-militares coho 4 D€:Hess Naciolzal(desdel)
191 3), a Revlsfa Marfffnza Brasllelra (do s6culo passado), Seguranfa)
e Dose/zvo/vine/zfo (da Associagao dos Diplomados da Escola Superi-

or de Guerra-ADESG, editada desde 195 1 , anteriormenle com o name:)

de Revfsra da AZ)ESG), Revlsfa da ESG(Escola Superior de Guerra=)

desde 1985), Carter/zos CEBRES(Centro Brasileiro de Estudos Estra-

t6Eicos, edig6es irregulares desde 1982), Premissas(desde i9921, do:)

Niicjeo de Estudos Estrat6gicos da Universidade Estadual de Campi-)
nas-UN]CAMP, Caderrzos ]VH/PPE(do Niicleo de Anflise Interdisci-~J

plinar de Polfticas e Estrat6gias da USP), Esrados Agro-Afldrfcos (da:)
[/nfversldade Candida A/e/odes, desde /978, e editado atualmente por:)

Jose Maria Nunez Pereira), Contexts /nfernacforza/ (desde 1985) do)
Instituto de Relag6es hternacionais da PUC/RJ, Polfrfca Exfer/za=)

(desde 1992), da USP, cu]turais coma ]Vassa ,4l?z rica do Memorial da:)
America Latina e publicag6es das Federag6es de Com6rcio e da In-:)

dtistria, do instituto de Pesquisa sabre Relag6es Internacionais do Mi- :)

nist6rio das Relag6es Exteriores(entry as quads os relat6rios de pes-l)

quisa e mesmo tests acad6micas em co-edigao), Foreign A#afrs e Se-)
ma/idrfo do it/ercosuf, ambos da Gazeta il/erccznl11(desde 1 996), a]6m I)

de outras. -/

Muitas dessas publicag6es sao(foray) publicadas de maneira )

muito inegular, sazonalmente, quando n8o desapareceram dimples-:)
monte ap6s brave experi6ncia. Entre essay, a pr6pria Po//[iczz frferrza I)

Independe/zfe, com Eras mimeros em 1965, o mesmo ocorrendo com :)
Amfrfca I,affna da Universidade Federal de Sio Carlos, e a da UnBI)

)
')
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C (Relafdei /n/emacfonafs com apenas cinco ni3meros, cntre 1978 e
C 1980), enquanto a Revlsra Brasfleira de Cf Bela Po/fflca circulou com

C apenas um exemplar em 1989.
C Outta publicagao que se encarregava de divulgar documentos

C internacionais, a Texfos & I)ocHmelzfos, editada por Rage Ferreira en-

C tre 1979-1981, saiu de circulagao por nio existir apoio, segundo o
C editor. A PoZffica e Esfrafggia tamb6m nio conseguiu resistir(1983-

CI 990), enquanto o suplemento mensal /lifer/zaclolza/ do Correfo Bra-

C zf/!e/zie editado nos inicios dos ands 90 (1992-94) reunindo contribui-

C -gees significativas do meir acad&mico nio seguiu avante. A pr6pria
C Reef fa BrasfZefra de PoZ#fca /rzfemac o/za/(atualmente dirigida por

C Amado Luiz CervoJ, ape/zas sobreviveu gragas hniciativa de colegas

C da UnB apes a morse de Cleantho de Paisa Leith. Por outro lada, nia

C se pods esquecer o papal importance desempenhado pda Editora da
C Universidade de Brasilia que editou indmeras obras consideradas fun-

C damentais para o estudo das relag6es internacionais, coma os texton de

C Raymond Alan, Karl Deutsch e Edward Carr.

C Quando is instituig6es, tamb6m as variag6es denotam um quadra

C de carta madeira preocupante. Se ngo esliverem !igadas is universida-

C des ou a setores empresariais homo a Federagao das Inddstrias do Es-

C dado de Sio Paulo, o que se verifica f o surgimento e o desapareci-

C mento alguns ands depots. Por exemplo o Centro de Estudos Estrat6-

C gicos da Sociedade Brasileira de Cultura- Convivio foi desativado

C quando os responsaveis/interessados na area coma Antonio Carlos Pc-

C keira se desligaram dessa insLituigao e ajudaram a funder o Instituto

C Brasijeiro de Assuntos Estrat6gicos no comego dos ands 90, e hole

C [amb6m praticamente inativo. Por outro ladd, as entidades vinculadas

C a 6rgaos governamentais coma a Secretaria de Assuntos Estrat6gicos

C
C
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tem demonstrado folego pouch maier, ajudando e promovendo inQme-.I)

ros seminarios, inclusive lanqlando cadernos de debates e Parcerfczsl

EsfrafZgfcas(dirigida por Carlos Henrique Cardim), mas que parecel

agora ter reduzido seu fmpeto; o Instituto de Pesquisa sabre Relag6es)

Internacionais-lPRI, a USP(tamb6m por interm6dio da area de lela-.)
gees internacionais do Instituto de Estudos Avangados), o Centro de

Estudos das Americas da Universidade Candida Mendes(que conte:)

com a presenga de Clovis Brigagao, Juarez Coqueiro, Severino Cabrall)

e Jacques d'Adesky), a PUC/RJ e a UNICAMP t6m publicado ragu- )

larmente revistas, cadernos e cartas, com periodicidades diferentes

(mensais, trimestrais quadrimestrais ou semestjais). Seminfrios t6m:)

fido promovidos em todo o pars com regularidade, inclusive realizan-

do-se os Encontros Nacionais de Estudos Estrat6gicos, eula quana:)

versgo este prevista para maid de 1998. =)

E bem verdade que nesses locais tamb6m oconem problemas. AI)

Universidade de Campinas pods ser tomada como bom exemplo paralD

explicar freqiientes divergencias sabre o entendimento que se t6m so )

bre a importancia ou nio do campo de trabajho mencionado nests:)
texts. Um dos centros de pesquisa, o NQcleo de Estudos Estrat6gicos, )

atualmente dirigido polo professor Eli6zer Rizzo de Oliveira, foi cria-:)

do atrav6s de portaria do Reitor GR 059/85, de 28 de margo de 1985,

em fungal de trfs eixos, a estrat6gia, as forgas armadas e as relag6es :)

internacionais. Contudo, asta ultima area foi simplesmente exclufda :)

em 1987, por "nio ter perfil", coho se Rode constaLar pelos rela[6rios )
internos da entidade, elaborados a partir daquele memento, s6 sends )

reativada em 1994, agora com o nome de "Polftica Internacional". )
Mesmo recenLemente a area "Relag6es Internacionais e Politica Com- I)

parada" que constava homo ]inha de investigagao do Departamento de :)

)
)
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CCifncia Polftica teve seu name alterado ao se funder com a area de

'Forgas Armadas, Estado e Sociedade" em uma Qnica linda de traba-
Clho com o tftulo de "Estudos internacionais e militares

O Mas, se as revistas/publicag6es t6m fido uma carta irregularida-

de, ja no que se refers explicitamente aos curios, o quadro tem side
inais animador. Polo menos em parte. Em meados dos anos 70, existia

apenas um curso de graduagao em Relag6es Internacionais na UnB e,

posteriormente, p6s-graduagao nests mesmo local e na PUC/RJ
(-' Mas outras universidades de igual porte, como a USP, a

UNICAMP e a UNESP, apesar de terem sous centros e niicleos de

pesquisa, nio conseguiram consolidar programas semelhantes, tendo

poucos docentes especializados, e sendo ministradas disciplinas isola-

das, mas sem uma caracterfstica definida de programa(na USP, a area

temftica da p6s-graduagao de Relag6es Internacionais e Estudos Es-
trat6gicos tem apenas tr6s docentes, dos quais dois sio coordenadores

(:do NQcleo de Pesquisa em Relag6es Internacionais e Polftica Compa-

rada-NUPRle do NAIPPE, Jose Augusto Guilhon Albuquerque e
Braz Jose Araujo, respectivamente) visando obter titulagao especffica

em relag6es internacionais, nos doin ni.veis, de graduag5o e de p6s-

graduagao

O contrfrio ja acontece na pr6pria Universidade de Sio Paulo
com o mestrado em integragao latino-americana, o mesmo se verifi-

cando na Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul,

ou ainda, atrav6s das linhas de trabalho oferecidas polo Departamento

de Hist6ria da Universidade de Brasilia desde meadow dos anos 70, na

yp6s-graduagao, com um corps docents altamente qualificado.

Em outras instituig6es como na UNICAMP, na Universidade

Federal de Minas Gerais, no IUPERJ, na PUC/SP, na UFRGS e na

C
C

C
C
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UFSC, nos programas de p6s-graduagao em Ci6ncias Sociais/Ci6ncia.U

Polftica existem apenas linhas de trabajho ou sub-areas contemplando '/

as relag6es internacionais.

Sem sombra de davida, 6 na Universidade de Brasilia que seY

concentra o maior n6mero de profissionais experimentados na area,~.T

como Eiiti Sato, Marcus Para de Castro, Antonio Cangado Trindade,l?

Albene Miriam Mcnezes, Eduardo Viola, Lytton Guimaraes, Argemi-":r

ro Proc6pio Filho, Maria das Gragas Rua, Nielsen de Paula Pires, a16m'l:r
dos mencionados anteriormente."

E alentador o nimero de curses de p6s-graduagao /aro sefzsa

oferecidos principalmente sobre a integragao latino-americana, que jf I(
se verificava na UnB desde os anos 80; mencione-se aqui os cursos re- -"f

centos da USP a partir de 1997, os da UFRGS, bem como os de espe-l.Z

cializaggo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro(apesar de ,:(

contar com apenas dois conceituados professores, Williams da Silva:!
Gongalves e Miriam Gomes Saraiva); no mesmo navel a Fundagao Es- .:r

cola de Sociologia e Politica de Sio Paulo oferece o curso de ''Poll.tina ll!

International",(coordenado por Nana Valadares), ja em sua 6' edi-':!
gao; at6 os de extensio ministrados polo N6cleo de Pesquisa em Rela- ,!

gees Internacionais da USP, por jovens pesquisadores que realizam:!
simultaneamente seu doutorado(homo Janina Onuki, Ricardo Sennes, qZ

Amincio Jorge de Oliveira e Cristina Pecequijo) tends coma objeto de ::

22 No Departamento de Relag6es Internacionais da UnB existe um total de 27 do- ,I('
centos(contando.se os afastados e pesquisadores associados). Sio membros. Adriano I)

Benayon do Amaral, Antonio Carlos M. Lessa, Carlos Roberto P. da Costa Filho, o
Danilo Von Sperling, Jose Francisco Rezek, Julie S. Zapata, Marcia F. Nunez Cam- ,l:.
praia. Maria Helena C. Santos, Maria lzabel V. de Carvalho, Marina Coutinho, -'/
Marta Zador, Mauro Pereira Porto, Paulo R. C. Kramer, Rubens Ricupero e Sergio ::)
S. Amaral a16m dos j4 mencionados no corpo do texts. -l

)
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\- investigagao tomas relativos a polftica externa brasileira, ao Mercosul
\' e correlatos.

L Os curses de graduagao, igualmente sofreram um aumento ex

''''~ tremamente significativo. Apenas nos Gltimos ands, principalmente,

l"na segundo lustre dos ands 90, vhias universidades criaram bachare-

C lados em Relag6es Internacionais como a PUC/SP(coordenado por

L Paulo-Edgar Almeida Resende), a IJniversidade do Sul de Santa Cata-
KFrina-UNISUL. a Universidade S2o Marcos(Sao Paulo), a Universida-

( de Cat61ica de Brasilia, a Universidade do Vale do Itajaf-UNIVALI, a

<l PUC/MG e a Unidomus, do grupo Pueri Domus de Sgo Paulo. En-

\:. contra-se, tamb6m, em discussio pro)eto de criagao de curse nos cam-

el:p! da Universidade Estadual Paulista em Franca e Marflia, a16m de

I'' polo menos mais uma dezena espalhados principalmente na regiao su-

f deste do pats, tanto na cidade de Sgo Paulo, quando em Londrina, Ma-

S ringo, etc. Curiosamente, ao contrfrio do que se verificava nos ands
!\"'70. na cidade do Rio de Janeiro a demanda por criag5.o destes cursor

$ parece ngo ter atrafdo a atengao das diversas universidades af basra

! Contudo, os perfis dos curses nio caminham na mesma diregao,
X"''observando-se visivelmente a tend6ncia em torn£-los ''mais prfticos:

15: Por exemplo o curso da Fundagao Lusfada de Santos enfatiza o co-

\' m6rcio portufrio, a Universidade Sio Marcos a gestao em neg6cios,
! enquanto o com6rcio exterior se constitui no elemento forte da Uni-
{' versidade Estgcio de Sa; a PUC/SP e a Univcrsidade de Brasilia preo-

). cupam-se com uma formagao maid acadfmica, centrada em ci6ncia
! politica, ainda que nio se descurem da hist6ria, do Direito e da eco-
'L nomia, principalmente no casa da instituigao paulista que privilegia

f! uma forte integragao interdiscipjinar); a PUC/MG embora desejasse

C
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priorizar sodas as areas, mostra atrav6s de sua grade curricular, a pre'<

fer6ncia polo pragmatismo do curso, o mesmo se verificando no casa'-'r'''\
da UNISUL enquanto a UNIVALI apresenta um curd.culo bem equi'<
librado.

Em virtude de serum novos, com dais ou tr6s anos, a demanda '

lem variado nas universidades mats "perif6ricas" em torno de 2 candi-J

datos por vaga, ao passe que na PUC/SP( curse criado em 1995) os

dados do vestibular de 1997 indicam a elevada procura polo curio,I

com circa de 18 candidatos concorrendo a cada vaga oferecida, fican:l:l

do sempre entry os tr6s mais concorridos da instituigao. Nests liltimo:
casa, a universidade inclusive reforgou significativamente seu quadro

docents, contratando profissionais de reconhecida compet6ncia comoli

Oliveiros S. Ferreira e outros na categoria de professor visitante como~

Tully Vigevani.

Ainda que o quadro sega positive, de um lada, verifica-se, porll<
outdo, fate preocupante, qual sqa, a nio existfncia de recursos huma-.(
nos suficientes na maioria dessas instituig6es, e que possam cumprlr

com eficfcia tal tarefa. Assam, ocorre uma defasagem bastante acentu-'jJ'

ada entry a proposta de programa e o proprio dominio do assunto polos -/

docentes (e sua titulagao), a ser desenvolvido durante o curse. Outro -'

dado ainda a ser considerado 6 que, apesar de ter a rubrica ''Relag6esla

Internacionais'', a preocupagao fundamental das entidades, como se
mencionou anteriormente, 6 com o aspecto prftico do curse, direcio-

nando-o quash que exclusivamente para com6rcio exterior. :{.

No c6mputo gerd, contudo, o moments 6 altamente favorfvel se ,:l:

comparado com o clima existente ha dual d6cadas. O n6mero de-'''
eventos, por exemplo, 6 muito elevado, abordando aspectos os mais l:

variados, promovendo-se iniimeros seminfrios internacionais, inclusi- ''i
' l""'\

)
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C ve de ajunos, coma o realizado em setembro de 1997 em Sio Paulo

(,com o 3' Encontro de Estudantes de Relag6es Internacionais do Cone

{lSul. Outro grande evento estudantil diz respeito a simulagao de mo-

C delo da ONU (Americas Mode] United Nations-AMUN 98) com par '

I ticipagao de alunos de universidades brasileiras e do exterior, sends
realizado em Brasilia de 3 I de margo a 04 de abril de 1998.

!.. O n6mero de projctos de pesquisa sabre os mats variados [emas

(. das relag6es internacionais apresentados is entidades de fomento tam-

(.b6m sio expressivos. De trinta solicitag6es feitas a Coordenadoria de

[ Aperfeigoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em 1997,

(, dez dessas, contempladas com recursos da entidade, diziam respeito a

C este campo de estudos, conforms quadro demonstrative apresentado

C)polo professor Jose Flfvio S. Saraiva nests seminfrio.

C, Face, entao, ao processo de integragao regional, da estabilidade

C econ6mica e do processo de globalizagao, entry outros, o inLeresse tem

(- crescido verticalmente, notado polo nimero de faculdadcs criadas em

C perfodo quito curio. De um lado, instaja-se um clima de euforia que
(' pods, por outro, ser frustrado pda qualidade oferecida, se as institui-

C gees diretamente envolvidas nio [iverem o cuidado de suprir, de ma-

C. neira adequada, as necessidades com pessoal suficientemente habilita-
do para que os cursos funcionem a contents e com um milnimo de

\- qualidade

C A criagao tamb6m do CEBRI Centro Brasileiro de Relag6es
t Internacionais --, presidido polo embaixador Baena Soared, e com a

C participagao do atual chanceler Luis Felipe Lampr6ia e da professora

(I ' Aspasia de Camargo, tem mostrado a importancia adquirida polos te-
f mas internacionais em escaja cada vez maid ampla. Mesmo na
{ UNICAMP, tamb6m em 1993 se redigiu um documents propondo a

C
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criagao de um Centro de Alton Estudos Intemacionais(em molded
bem diferentes do Instituto de Estudos Avangados da USP), que syria)

composto por ex-chanceleres e figuras de projegao acad6mica nacio-

nal. O documents, contudo, nio passou por qualquer discuss2o nc.J

gmbito do Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas ou do Departa
ments de Ci6ncia Politica, o maier interessado no assunto, e sen.

qualquer consulta aos professores que trabalham na area. ReferidoJ

proleto, entretanto, nio seguiu avante. -/
Quanto imaior integragao entry os profissionais que trabalham.

em Relag6es Internacionais verificam-se diverg&ncias bastante acentu- .b

adds. Por exemplo, na Universidade de Sio Paulo, coexistem doin n6---)

cleos coordenados por docentes de um mesmo departamento, en- J

quanto o Programa de P6s-Graduagao em Integragao na America Latin
na-PROLAM tamb6m se localiza a poucos metros da Faculdade de

Filosofia, Letras e Ci6ncias Humanas; into judo faz com que os esfor-l

gos acabem sendo multiplicados, independentemente da alta qualidadea)

dos coordenadores e pesquisadores envolvidos naquelas instfncias. :)

O surgimento de pesquisadores jovens tamb6m 6 outro sinalJ
animador, muitos doles realizando mestrado e doutorado, principal-J

monte na USP, na PUC/RJ e na UnB. Outros, maid avangados, mas:)

igualmente jovens, com boa formagao acad6mica, t&m reforgado os:-.)

diversos departamentos, coma podemos lembrar atrav6s de Monica:)
Herz, Leticia Pinheiro e Paulo Wrobel(IRl-PUC/RJ), ou Antonio Jor-J

ge R. da Rocha, Alcides Costa Vaz e Cristina Yumie Inoue(UnB),J
Alexandra Mello e Silva (CPDOC-FGV/RJ). Areas importantes, ainda:)

nio preenchidas, aos poucos(ainda que muito morosamente) tfm sidol)
procuradas com pesquisadores encaminhando sous trabalhos para as- .i '

suntos homo o Japan, e tends realizado estggios ou fazendo os pr6pri-

)
)
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C os curses em universidades nip6nicas, coma ocorreu com Alexandre

(: Ratsuo Uehara e Neide San lshioka, de Sio Paulo e Marcia Lissa Ain-

(I.da, graduada em Relag6es Internacionais pda UnB. Etta regiao do Pa-

(I.cifico, inclusive ja se consolidou coma fema de investigagao atrav6s

{ll'de pesquisadores experimentados como Henrique Altemani de Olivei-

ra e Gilson Schwarts, entry outros, reunidos no Grupo de Estudos so
C bre a Bacia do Pacifica.

C O ffcil acesso is publicag6es internacionais tamb6m tem side
C um instruments itil no fortalecimento da area, bem coma o acesso is

{l informag6es via internet, disponivel nas universidades nacionais. Este

Ciltimo recurse, utilizado por todos, lem favorecido o aumento de inte

C resse em relag6es internacionais, repercutindo na solidificagao cada

(I,vez maier da area no pats. A publicagao de bibliografias regularmente

( e de material de imprensa de vfrios parses sabre assuntos tem igual-

C menLe facilitado a pesquisa que se processa de maneira mais velez e

cujos servigos podem ser acessados tanto polo Centro de Documenta-

gao do [nstituto de Re[ag6es [ntemacionais-IR]/PUC ou pe]as pub]ica-

(-gees do Centro Brasileiro de Documentagao e Estudos da Bacia do
Prata-CEDEP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou via

C Minist6rio das Relag6es Exteriores. No Rio de Janeiro exists, tamb6m,

Co Centro de Estudos Europeus da Universidade Federal do Rio de Ja-

C neiro (dirigido por Franklin Train), e que abriga boa documentagao.

C Os conv6nios fimtados pdas universidades tamb6m lem ajudado

Cos alunos como no casa da PUC/SP que, ao assinar acordo com a Uni-

versidade de Vars6via, tem ngo s6 intercambiado professores, mas
(: tamb6m levado dezenas de estudantes em viagens de estudos, princi-

C palmente ao Leste europeu em junho4ujho de cada ano.

(
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Coma observag6es finais, pods-se dizer que o final da d6cada
viva mementos extremamente favorfveis ao aumento de interesse nas

relag6es internacionais, tanto polo meir acad6mico, quanto polos seton

res politicos e econ6micos. -'l

Especificamente no Brasil este interesse significa que a area
continuarf avangando face a alguns fatores que t6m marcado, inclusi-

ve, o desenvolvimento politico e econ6mico nacional. Ou selz, o cres-.

cimento da area de relag6es internacionais, academicamente, se df a.

medida que o pars se prqeta no cengrio internacional. Quanto mais.

espagos o pals tiver, significa que os estudos tamb6m sofrerio au-.
ments diretamente proporcional, inclusive, criando-se instituig6es noJ
exterior voltados ao estudo da realidade brasileira, como por exemplo, J

o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. ')
O n6mero de curios de graduagao tamb6m tends a aumentar,:

face ao processo de integragao, ainda que a diregao imprimida a essen

cursos sda no sentido de tornf-los dada vez ''maid prfticos'', propici-

ando ao aluno, principalmente, realizar neg6cios no fmbito regional e

no mundo globalizado. O sucesso da area dependerf, entretanto, fun-

damentalmente, das condig6es oferecidas polos cursor, tanto em ter-:)

mos de qualidade do corps docente, quando dos curriculos. :l)

Da mesma maneira que se verifica o crescimento da area, algunsJ

problemas tamb6m demorario certs tempo para serum resolvidos a:)
contents. Por exemplo, o interesse no estudo das relag6es internacio )

nabs no Brasil este dirigido com grande intensidade para problemasl)
relacionados ao funcionamento do Mercosul. =)

Contudo, este fate nio 6 de se estranhar. A hea de relag6es in- )

ternacionais normalmente percorre os mesmos caminhos seguidos J
pele desenvolvimento do pars Primeiramente ocorre o interesse pda I)

'x
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atuagao do pars ao ni.vel continental, estudando-se as relag6es bilate-

rais e regionais com os Estados vizinhos. S6 depois se comegam a

formular estudos analisando parses que tfm poder no cenfrio interna-

tional, ao mesmo tempo que tamb6m se dedica algum tempo a tomas

contemporaneos. S6 apes ter atingido certs estggio, 6 que os pesquisa-

dores comegam a dedicar maid espago a esttldos maid amplos e ambi-

ciosos, fazendo anflises mais consistentes sobre o sistema internacio-

hal de maneira global. Por isso, s6 agora 6 que surgiu o excelente livro

,boordenado por Jose Flg.vio Sombra Saraiva, contando com textos
tamb6m de Amado Luiz Cervo, Paulo Roberto de Almeida e Wolgang

Dopcke, todos da Universidade de Brasilia, atrevendo-se a fazer obra

de grande alcance. Da mesma forma foi publicado tamb6m o interes-

sante livro de Ricardo Seitenfus sobre as organizag6es internacio-

C Por outro lada, o fate de se estar em um moments propicio, si-

gnifica que as demais areas de interesse vio aos poucos sendo preen-

Cchidas, embora ngo com a velocidade desejada. Pode-se, kinda, perce-

ber que as relag6es internacionais, no pats, t6m-se preocupado, em

primeiro lugar com aspectos hist6ricos e politicos e, posteriormente,

com aspectos econ6micos e culturais. As varifveis militares sempre
foram relegadas a plano secundfrio, a ngo ser com relagao ao fmbito

regional, homo se observa no caso da Bahia do Prata. Destarte, assun-

tos como a seguranga internacional t6m ainda sido grandemente negli-

genciados, nio recebendo atengao a nio ser por parte de poucos pes-

1l.quisadores, entry os quads aqueles diretamente ligados a setores de se-

(
C
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(, 23 Ver SARAIVA, Jose Flgvio Sombra, op. Cit. Cf., ainda, SEITENFUS, Ricardo -

( Manga! das Organfzafdes/n/ernac;opals, Porto Alegre: Livraria do Advogada
r'Editora, 1997
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guranga do pals, coco bem chama a atengao Thomas Guides da Conti
da Universidade de Brasilia.24 1)

Apesar dessas defici6ncias, pods-se afirmar que a area de relax

gags internacionais no pars encontra-se consolidada. Tanto os autore...,>

mais experimentados, quanto os mais jovens, t:m-se dedicado con.
afinco e utilizado todd o instrumental te6rico ao seu dispor, bem come

as informagaes instantineas obtidas atrav6s da informftica. :)
Por altimo, syria interessante fazer um mapeamento o mail.J

comp[eto possfve[, para se ]oca]izar os egressos dos cursos de relag6et

internacionais, detectando quaid os sous interesses e locais de trabalho

bem coma as atividades ora exercidas, com a finalidade de se podet.-)

atender. reajisticamente, a dernanda desses futures profissionais. I)
)
)
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