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APOLiTICAEXTERNADOS GOVERNOS GEISEL
E LULA: SIMILITUDES E DIFERENGAS

Sandra Aparecida Cardoso
Shiguenoli hiiyainota

Resume: o oljetivo dente texts 6 analisar a poljtica extema brasileira em
alois momentos distintos, sob os govemos de Emesto Geisele de Luiz Infcio

Lulada Sil\ a. De umlado, umapolilicaintitulada pug za/isms re#?ons(heJ
e de outro uma.po/#fca ex/arno a/fva. Uma das perguntas que se procura

responder 6 se apo/#fca ex/etna do govemo Lula, com o favorecimento a
aproximag6es com parses em desenvolvimento e 6nfase na diversificagao

de parcerias, tem similaridades com o.prczgma/isms responscfve/.

Palavras-chive: politica externa brasileira; pragmatismo responsavel

politico extema ativa; govemo Geisel; govemo Lula.

Introdugao

Uma das formas adotadas para analisar politico extema consiste em

estabelecer paralelos entry go\-ends, com a finalidade de buscarpossiveis

ruptures, continuidade ou mudanga no estilo da condugao da agenda de um

Mestre e doutoranda em Ci6ncia Politica na Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Professors do curio de Relag6es Internacionais daUniversidade Federal
de Uberlandia(UFU). Email; sandraczo@yahoo.com.for.
2 Livre-Docents e Professor Titular em Relag6es Intemacionais e Pol inca Comparada,

Departamento de Ci6ncia Politica, Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nigel l-B
Email; s;ngweno/i@g/7vai/. com.



deterlbinado pals. Este mecanismo possibility reconhecer cojno os
governantes tratain as relag6es intenlacionais a luz dos que os antecederam,

tanto pr6ximas quanto tamb6ln mats longinquamente.

roma-se possivel, destarte, compreender monnentos signiHcativos que

configuram transformag6es emblemgticas e referenciais, por exemplo, nos

momentos em que vigoravam a.po/#/ccr ex/eric/ fndependem/e de Jfnio da

Silva Quadros(3 1, 0161a 25.08.1 961) e Jogs Belchior Marques Goulart

(08.09.61 a 1'. 04.1964), de Humberto de Alencar Castillo Bianco
(15.04.64 a 15.03. 1 967), com o pragmaris/7?0 respo/zsdve/ de Emesto

Geise1 (1 5.03.74 a 15.03.1979), e maid recentemente com apoliticaexterna
do governs de Luiz Ingcio Lula da Silva (1'.01 2003 1'.01 .201 1)

Pautada palo interesse nacional -- seja qual for o entendimento que
desse se tenha-- e conduzidapor uma instituig:io hndicional homo o ltamaaV.
a polftica externa brasileira expressa uma regularidade que n:io excede aos
principios de recurso de solug:io pacifica de controv6rsia, a defesa da

nao-intervengao e autodeterminagfio dos povos e a 6nfase na busca do
desenvolvimento nacional,4

Contudo, as inflex6es e as mudangas ocorrem por existirem outros
fatores que comp6em o conjunto da dinfmica polftica: o contexto
internacional correspondente ao perjodo da formulagao dos objetivos

=; Ja 6 bastante volumosa e importance a literature que trata disses governor em
termos dom6sticos e no que diz respeito a sua atuagao internacional. Na
mpossibilidade de citag6es exaustivas sobre a bibliografia existente, f aremos aqui
refer&ncias mfnimas, apenas para efeito de ilustragEio, a fim de que o leitor interessado
posse informar-se mellor sabre um determinado aspecto ou governo.
Especificamente sobre o Minist6rio das Relag6es Exteriores, ver: Cl-IEI BUB, Z. B

09Sab Diploi aaa. diplomntas e poiitica extei na: aspeclos do processo de
rns///z/c/ona//zag o do //a/2?Grade Dissertag:io de Mestrado em Ci6ncia Politica,
defendida no IUPERJ. Um resumo dense texto foi publicado em artigo intitulado:
Diplomacia e construgao institutional: O ltamaraty em uma perspectiva hist6rica
Dodds -- Riva/a de C/8nc/as Soc/ais, Rio de Janeiro, IUPERJ, v. 28, n. 1 , p. 1 13-13 1,
1985
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condutores da politico externa, e os elementos internos que envolvem o

regime politico e caiacter(sticas politico-partidadas(ideo16gicas) do govemo.
E nests conjunto de fatores e suas diversificadas combinag6cs que os

modelos de atuagao ext6ma foram se definindo colno parametros. Ou deja,

uma poljtica extema de alinhamento e rela®o especial com os Estados Unidos
da America tamb6m conhecido homo ame/"£canism?o, e a busch de
autonomia com relagao a estrutura de poder mundial, rotulado coma

autonomista, tlniversaiislno ou gtobalismo.
Dc forma conventional, os governos Castelo Brando e Fernando

Collar de Mello(15.03 .90 a 02.10.1992) se enquadrariam no modelo de

proximidade major com os EUA, e apo/ffica exferrza fndeperzden/e e o

prclgmcz/fs/??o /'esponsdveJ em umavertente &utonomista.s
Com o initio da administragao Lula, um dos desafios acad6micos

foi o de detectar os rumor da conduta extema, se haveria continuidade ou

ngo com os dois mandatos do govemo anterior de Fernando Henrique
Cardoso (1'.0 1 .95 a 1'.01 .2003). Em termos analiticos, o debate girou
em torno de qual modelo predominaria: adesio ou autonomic a ordem
estabelecida?.' A denominadapo/fffca ex/etna a/rfvcz e af/va do govemo

s Especificamente sobre o governo Collar, ainda 6 diminuta a bibliografia que aborda
sua politica externa em subs diversas facetas, sobretudo vinculando fatores
dom6sticos e internacionais. A esse respeito, consultar: PAIXAO E CASAROES,
G. S. (20\\) As tr&s camadas da potitica mterna do gaverno Cotter: peder,
/eg////27/dade e d/ssondncfa. Dissertagao de ]nestrado em Relag6es Internacionais,
Unicamp, digitalizada; CRUZ JR, A. S. et ani(1993) Brazil's foreign police ' under
Co\\or. Jo\!nla! oflntefainericatl Sflldies and WorldAffairs. vo\ . 3S, r,
6 Uin balango sobre a literatura acerca da polftica externa do primeiro govemo Lula
pods ser visto em ALMEIDA, P. R. (2006) - Uma nova 'arquitetura ' diplomatica?
Interpretag6es divergentes sabre a politico extema do Govemo Lula(2003-2006)
nevis/a .Bras//e/ra de Po//r/ca /n/ernac/ona/ , Brash.lia, IBRI, v. 49, p. 95-1 1 6. Nests
texts. o autor divide os analistas em tr6s grander grupos: oozes autorizadas, aliados
ou simpatizantes, e independentes ou criticos, incluindo-se ele mesmo na Qltima
categoria. Outras an61ises realgando inclusive o lado ex6tico da politica externa,
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Lula, aproxi]nando-se do parses e]]] desenvolvimento e dando 6nfase na

di\-ersiHcagao de parcerias, tem similaridades com o pug/z?ar/s/7vo
}"espollsdven

Para o encaminhamento de tats quest6es, podelnos aqua hangar mgo

de algumas refer6ncias 6teis, coma as feitas ha algum tempo por Ronaldo

Sardenberg, autor com nftida vantagem por ser ao mesmo tempo formulador

de polfticas e analista das relag6es internacionais. Reportando-se a Hans
Morgenthau diz ele: ''o problema se colocaria da seguinte forma: se
determinada situagao politico evoca a lormulag:io e execugfio de uma certa

politica, ao tratannos de outta situag:io deverelnos perguntar: de que modo
a presents situagfio difere da precedents e em que 6 similar a ela?"

(SARDENBERG, 1982, IV: 13)
Etta 6 uma boa pergunta, e que vai oriental nossos comentdrios.

A panir da colocagao anterior, este texto procura apresentar os elementos,
as diferengas e senaelhangas que configuram a politica externa dos govemos

Lula e Geisel. A escolha dense iltimojustifica-se por ter sido o responsfvel

pda implementagao de uma polftica extelna que concretizou uma
diversificagao de parcerias com as grandes pot6ncias e de aproximag:io

com parses do mundo ella desenvolvimento, conlonne avertente autonomista.
Como se vera ao longo do texto, relacionamentos com nag6es

afHcanas e arabes, aliangas com parses em desenvolvimento tamb6m s5o

caracterfsticas orientadoras da politica externa do governs Lula.

Retomar alguns preceitos do./2ragma//.s/7?0 responsavel tail coma
afirmar autonomia em relagfio ao pixo Leste-Oeste, estabelecer vinculos
cone nag6es socialistas, definir e ampliar lagos com Estados do Sul

centradas mats na figura presidencial podem ser CRContradc8s em: SCOLESE, E. &
NOSSA., \.. (2Qq6b-- Viagel'is coin o Presideilte. Dots rep6rteres }ao etacalgo de Lttia
do P/a/7a//o ao e.x/er/oc Rio de Janeiro/S:io Paulo: Record; ROl"ITER, L. (2008) --
Z)ez/ /?o?Vew Xo/ # 77/mes. Rio de Janeiro: OUetiva; Nl;UMANNE PINTO, J.(2011) --
O qz/e se/ de Lz//a. Silo Paulo: Topbool<s.
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bilateralmente e em soros multilaterais, serve de ajuda para entender as
motivag6es e as prefer6ncias da politica externa do governo Lula por
detemiinados caminhos

A16m do maid, permits uma anglise que involve elementos de contextos

internacionais e de regimes politicos diferenciados, uma vez que
o.pragmcz//sn?o /'esponsdvei' foi concebido e implementado sob governo
militar e em um mundo polarizado pda Guerra Fda, enquanto
o ex-presidente Lula atuou em um cen&io em que se definem os novos
rumos do sistema intemacional.

Bases (paradigmas?) da politico externa brasileira

Dois aspectos sobre a politico extema brasileira devem ser destacados.

Em primeiro lugar, a posture diplomatica desde o Brio do Rio Brando no

initio do s6culo XX de aproximagao aos EUA, que edifice os paradigmas
de alinhamento e autonomista.7 Em segundo lugar, a busca incessante do

desenvolvimento nacional atrav6s da politica externa, caracteristica que
permeia praticamente toda a hist6ria republicana.

Estes doin elementos passaram a caminhar conjugadamente a partir

da d6cada de 1 930, e orientar a polftica externa dos anos subseqtientes.
Apoliticaextemaassociada ao desenx olvimento passoua serflmdamentada

na de$esa do interesse nacional. Como nos lembra Karl Deutsch ''la politica
exterior de dada pals se refiere, en primer lugar, a la preservaci6n de su
independencia y seguridad, y, en segundo lugar, a la prosecuci6n y protecci6n

de sus interests econ6micos G)articulamiente de los correspondientes a los

grupos de interns mas influyentes".(DEUTSCH, 1970: 111)

7 Sobre o initio da RepOblica, consultar o trabalho de BUENO, C. -- Po////ca a/arno
da Primeit'a Reptbtica: os ands de apoget{ (!902-i9}8). S%o Pau\o. V'az e'Terra.
2003. Ver, ainda, o interessante estudo de ALMEIDA, P. R. -- Pol inca exterior' tlrasileila
y el moto del bar6n, Fora /nrer/7ac/0/7a/, Mexico/DF, 93, vol. XXIV. n. 1, Jul
o-Septiembie ] 983, p. 1 -20.
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O desenvolvimento coma o principal vetter da politico externa,

amparado no principio de interesse nacional, passou a expressar o conjunto

de agnes do Estado brasileiro na sua interagao com o sistema intemacional,
e condicionante das definig6es de estrat6gias de parcerias e negociag6es
internacionais. A escolha de tal vetor requer

Responsividade da politica externa is circunstincias e
transformag6es do cenfrio internacional e, ao mesmo tempo,

capacidade de adequagao aos distintos matizes assumidos
pe[o naciona]ismo internamente at6 o final dos anos oitenta,
is inflex6es da pr6pria polftica externa, notadamente aquelas
ocorridas a partir da d6cada de cinqiienta, e a preva16ncia do
liberalismo econ6mico na condugao da polftica interna e da
externa a pailir dos ands noventa". (VAZ, 1 999: 54)

O conjunto de agnes denominado politico exterior 6 decidido por
setores diversos do Estado, cada um defendendo seus pr6prios intelesses.

A polftica externa n5o se restringe a apenas um conjunto de agnes, mas
inclui os principios dessas mesmas agnes. A politica extema coma esfera
que abarca as agnes internacionais do governs seguindo um objetivo
enquadra-se, portanto, no conceito de interesse nacional, no casa brasileiro
o desenvolvimento.

A politica externa pode ser interpretada homo elemento que visa
aumentar e angariar recursos paa o seu pr6prio interesse. O ex-presidents
Costello Brando foi muito claro ao se referir a esse assunto, no discurso

feith em 3 Idejulho aosjovens diplomatas: "A diplomacia devs ser tamb6m
um ins&umento destinado a carrear recursos para o nosso desenvolvimento
econ6mico e social coma meio de fortalecimento do poder nacional"

(CASTELLO BRANCO, 1964:113)
Em face da complexidade do sistema international, efetivar

a conquista dos interesses nacionais obriga um pals a lever em conta e
considerar Ho relevantes quantos os sous os interesses dos demais parceiros.

8



Inclui at6 mesmo a necessidade de trabalhar com interesses reciprocos
dentro de acordos institucionais.

Pods-se considerar homo alas de politica extematodos aqueles da

politico domfstica que definem as modalidades de participagao de uln pals
no sistema de transfer6ncia international de recursos(bens, capital e

tecnologia). Apr6priahist6riapoliticae econ6micado Brasilestflecheada
de exemplos e mementos que revelam a importancia dos fatores extemos
no crescimento intemo.

De acordo com asta perspective, uma das observag6es a serum

leitas sobre a anflise da politico extema de um pals, refers-se em primeiro

lugar is normal de ftlncionamento daordem mundialvigente, que abarque
o periodo a ser estudado. E, por conseguinte, a forma pda qual um pals se
insure nesta mesma ordem, incluindo sous niveis de relag6es. Por exemplo,

a partir do inicio do s6culo XX os Estados Unidos passaram.a ser
o parametro de anflise dos niveis das relag6es estabelecidas pelo Brasil.s

A abordagem sabre politica externa n8o deixa de lido o processo
decis6rio, ou sega, a passagem da formulagao a implementagao e os
componentes do Estado por das responsfveis. Mats precisamente, 6 na
arena decis6ria que se identificam as possiveis variag6es na conduta da

politica extema
Nesse sentido. mesmo tomando-se as varig.veis dom6sticas e

internacionais "para se efetivar uma mudanga na politica externa de um
govemo, os agentes devem necessariamente atuar no processo decis6rio,

Saraiva Guerreiro considera que definir politica extema por tr6s ou quatro vocfbulos
n&o traduz a complexidade do processo. E necesshio, inclusive, ter cuidados com
r6tulos. A qualificagao, por exemplo, de alinhamento e nio-alinhamento nio traduz
todo o conteQdo das agnes external, pois o Brasil, mesmo em pert odos tide homo
alinllado aos Estados Unidos, divergia quando se percebia o interesse nacional com
carfter claramente especifico, diversificado. Cf. SARAIVA GUERREIRO, R. -
Z,e/77branf as de z/n? e/npregado do //a/77a/'aO. S5o Paulo: Siciliano, 1 99 1.
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o processo de fonnulagao das decis6es pods por si s6 obstruir ou facilitar
a decis5o".(HERMANN, 1990: 13) Todavia, nos casos aqua considerados,
n5o serf feito um aprofundamento, a nfio ser de forma secundaria, da

implementagao e execugao dessas politicos.
Para a finalidade aqui proposta, de grande ajuda 6 o concerto de

problelnas diplomaticos, ja explorado pda literature sobre as relag6es
internacionais(FONSECA JR., 1 998). O uso dense recurse mostra-se

interessante porque os obstfculos podem ser identi6lcados confarme
a agenda extema do pals.

A partir das decorr6ncias da macro-estrutura international,
circunstfncias geogra6lcas e de saas necessidades intemas, os problelnas

diplomaticos expressam homo ull pals dove agar e reagir na conjungao
destes f atores, procurando as melhores alternativas para atender seus
interesses nacionais. Edentro desse quadro referential que este texto localiza

as concepg6es macro da politica extema, tentando identiHcar os probleinas

diplomaticos enftentados polos governos Geisele Lula.

Geisel e o pragmatismo responsivel: dificuldades, constra
gimentos...

Tomando coma parametro a relagao com os Estados Unidos no

p6s- Segundo Guena, o Brasil oscilou de un alinhamento moderado desde

aquele momento at6 o inicio dos anos 1 960, para uma polftica exterior de

desvinculagao ou juga ao alinhamento direto. O novo comportamento da
diplomacia correspondents ao periods entry 1961 a 1964 recebeu
a debi gnaQao de polftica exferna independen;fe.

Desde a segLmdametade dad6cada de 1950, no govemo de Juscelino

Kubitschek de Oliveira(3 1.01.56 a 31.01.1961), a politica externaja
adquhia um canter de aflmagao na busca de multilateralidade. Houve neste

perfodo, entry outros datos, o posicionamento do Brasil dentro do mundi
subdesenvolvido. Com a Operagao Pan-Americana(OPA), em 1 958,

o prop6sito do Brasile de oulros parses latino-americuios era dirigido para

0



a discuss:io dos problenaas relacionados com o subdesenvolvimento,

portanto fora da 6rbita do conflito Leste-Oeste,P Ceilamente este n:io era
ignorado, nem poderia s6-1o, mas n5o se encontrava no centro das
preocupag6es daquela iniciativa, que dizia respeito aos problemas
hemisfericos. Naqueles antes a grande preocupag:io dos Estados Unidos
n:io era aAm6rica Latina.

Foi, por6m, nos gox ernos J&nio Quadros e Joio Goulart que se
constatou um afastamento explicito, se assim o podemos designar, do

paradigmct de Rio Bt'allco
Dentro das diretri2es da po////ca ex/e/'nc/ /narepez?den/e, que tomou

carfter dais espec{6ico com a figure de San Tiago Dantas ministry de
Relag6es Exteriores apes a ren$ncia de Jfnio Quadros, o caminho almejado

passou a ser a bused da proteg:io dos interesses nacionais. O objetivo era

escapar da submiss2io aos interesses estrangeiros, e superat as desigualdades

entre os parses. ''
Tornava-se kinda necessgrio ampliar as relag6es diplomaticas e

comerciais com outros Egtados, em detrimento dos vinculos que o govemo

apresentava sob o climb do conflito Leste-Oeste. Em suva, a concepgao

Vale ressaltar que a concietizag:io da proposta do Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento(BID), negociag6es em 1959 para o restabelecimento das relag6es
comerciais com URIS e o rompimento com o FMlpara n5o comprometei' o Plano de
Metal atrav6s do ajuste recessivo proposto por tal instituigiio, cai'acteriz adam a

politico externa de Kubitschel{. Sobre esse governs, consultar: SILVA, A. M
- ,4 po////ca e.x/e/./7a de JK. rl O72e/'a do Pa/7-.4/7?e/,/ca/7a ''. D issertag:io de Mestt'ado
em Relag6es Internacionais defendida no IRl-PUC/RJ, 1992. 1-1a inOmeras obras
importantes produzidas sobre o periodo, coma as de Celso Later, Maria Victoria
Benevides, Miriam Limoeiro, Ricardo W. Caldas, Williams da Silva Gongalves e Waldir

Jose Rampinelli, entry outros
o Soil'e a PEI. consultar FRANCO, A. C. (org.) - Z)oazr/7ze/7/0s da Po////cc/ fx/er/7a
/nckpe/?ck/?/e, voss. I e [l. Brasilia: Fundag£io A]exandre de Gusmiio/Centro de l-list6i'ia
e DocumeEataglo Diplomatica, 2007 e 2008. respectivamente; DANTAS, S. T.(1962)
Po////ca ex/er/7a /ndcpe/?den/e. Rio de Janeiro: Editora Civilizag:io Brasileira



da.po//}/ca ex/e/"mcz /nca?/2enden/e propunha o desenvolvimento interno

amparado em uma base industrial, e em uma postura de autonomia relative

no cenfrio international, ou sqa, maior independ6ncia no concerto das
nagoes

A reaproximagao com os EUA deu-se em 1964 em uma conjuntura
especffica, com o advento do regime ditatorial militar. Naquela altura

o govemo deposto amargava dificuldades com os cr6ditos estancados.
A volta ao relacionamento maid estreito com os EUA n5o se restringiu apenas

a questao ideo16gica, tomando-se a altemativa para carrear recursos para

o desenvolvimento em um quadra condicionado pda Guerra Fda, onde
cortes interesses politicos estrat6gicos prevaleciam

No governs de Arthur da Costa e Silva(15.03.67 a 3108.1969)
haul e uma retragao do Brasila um posicionamento de aproximagao unilateral

com os Estados Unidos, na denominada alP/0/7 acid da.prosperidade. Em
1 967 os interesses coincidentes entre as grandes pot6ncias eraln claros,
assim homo as diferengas econ6micas entry os parses do Norte e Sul

Autores com tend6ncias variadas, ao analisarem a poll tied externa

brasileira do periodo p6s-64, buscaram evidenciar e descrever as mudangas

references aqueles aaas. Descontados os possiveis exageros da interpretagao

de Carlos Estevaln Martins, pode-se concordar emtemlos gerais, com sua
afirmagao, quando diz que

o reconhecimento de uma realidade contrfria is expectativas
do governo brasileiro, por mats incompleto que fosse, foi, no
entanto, suficiente para levar Costa e Silva ao poder e fazed
com que a politica externa de seu governo se convertesse
numa guinada sensational na hist6ria da polftica externa
brasileira.(MARTINS, 1 975: 67; tb VIZENTINI, 1 998)

Este postura se faz presents, por exemplo, na aproximagao
e identiHicagao com os parses subdesenvolvidos, no direcionamento para
uma postura nacionalista e atuagao no dialogs Norte-Sul. Entry outros

2



elementos, o desenvol\ imento tomou-se prioridade em detrimento das

quest6es de seguranga. Ainda que importante, pda pr6pria necessidade de
manutengao do regime politico, a seguranga deixou de ser pensada
estritamente sob o vids militar, passando a ser focalizada sob a 6tica da

seguranga econ6mica.

Este contexts tamb6m 6 assinalado pda recuse do Brasil em aderir

ao Tratado de Nao-Prolifbragao de Armas Nucleares(TNP), num carAter
de rep6dio a imposigao das grandes pot6ncias. Como expressa Correa,
sem resvalar para o terreno ideo16gico, sentia-se seguro para discordar

dos EUA eln materia t:io fundamental para os objetivos americanos de

seguranga, condo era ceNamente o TNP". ' ' Por outdo lada nests periods

subsistiam ainda, por6m, constrangimentos que impediam o Brasil de
efetivamente traduzir sua ret6rica diplomatica em pol:incas concretas'
(CORREA, 1989: 228)

O governs do general Emilio Garrastazu Medici(30.10.69
a15 .03.1974) foicaracterizado ngo somente polo crescimento econ6mico,
mas tamb6m como um dos momentos dais repressivos do regime militar

Respaldada por elevadas texas de crescimento do Produto Intemo Brute
(PIB) e com um discurso govei-namental de BrasilPot6ncia, a d@/imac ia
de fn/e/'es.se naciona/ inseriu-se nas metal de desenvolvimento acelerado.

A politica externa de Mario Gibson Barboza manifestou prefer6ncia

pdas relag6es bilaterais, abertura de novos mercados e aproximagfio maier
com os parses africanos e frabes. Entretanto, por banter-se com postural
d6bias em assuntos importantes homo a independ6ncia das co16nias

CORREA, L. F. S.As relag6es internacionais do Brasilem direg8o ao ano 2000./n
FONSECA JR., G. e CARNEIRO LEAD,V.(1989) Ze 77as depp///fccr rernabras//e/ra.
keio Paulo, Editora Atica, p. 228. Ver tamb6m o discurso pronunciado por ARAUJO
CASTRO, J. A. aos estagiarios da Escola Superior de Guerra(ESG), em Washington,

em lldejunho de 1971: "0 congelamento do poder mundial", IN GARCIA, E. H(org.)
(2Qb%b Diplomacia brasiieira e po inca wte na: Documentos hist6ricos 1493-
2008. Rio de Janeiro: Contraponto, p. 562-580.
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portuguesas e sobre a questao palestina, o Brasil ngo conseguiu obter
igualmente apoio politico daqueles parses.

Em relagao aos EUA, n5o abragou o alinhamento automatico, nem se

posicionou em favor do nacionalismo anti-americano. Sabre apolidca extema

do govemo Medici, sinteticamente, pode-se dizer que ''tra:ta-se de uma via

sepaada de desenvolvimento, que rejeih tanto os alinhamentos automaticos,

quanto o multilateralismo reivindicat6rio, estilo N8o-Alinhados:
(VIEIRA SOUTO, 2003 : 35)

Com eases antecedentes, pode-se agora dedicar atengao maior a.
politica extema do govemo Geisel. Rotulada de pragma/fs/7zo respo/zsdve/

e ec'um2n/co apresentou v&ias facetas: foi marcada pda necessidade de

manutengao do projeto de desenvolvimento econ6mico, sofreu as
conseqti6ncias diretas do choque do petr61eo de 1 973, coincidiu com
a polfticade distens8o entre as grandes pot6ncias, e enBentou uma relativa

polarizagao politica Norte-Sul.
Com o sistema international em recessao, este governo procurou

contornar os riscos de uma quebra no abastecimento de petr61eo
Internamente vigorou o modelo de substituigao de importag6es e a
intensiHicagao de empr6stimos intemacionais para manter a ordem do
crescimento econ6mico.

Nests panorama e diante dos aspectos da configuragao intemacional,
uma das id6ias foia diversificagao das relag6es com outros parses, com

uma postura pragmatics dos alinhamentos possiveis. De forma sucinta,

a interpretagao que se pods iazer sabre esse periodo 6 que os aspectos do
pragmatismo condiziam com o descomprometimento de principios

2 Caso exemp]ar foia disputa entre Brasil e Argentina sobre a Usina Hidroe16trica de
ltaipu. Levada a ONU para votagao, o bloco de parses africanos votou contra pda
malta de apoio do Brasil ao anti-colonialismo e independ6ncia dos parses de lingua
portuguesa. Com relagao aos 6rabes as posig6es brasileiras eram dQbias na questao
palestine.
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ideo16gicos, e o ecum6nico expressava uma politico externa de carfter

universalista, com a ])ossibilidade de aumento dias relag6es internacionais
do pals. (PINHEIRO, 1993)

A diretriz da polftica externa brasileira expressou a procure de
ampliag:io das opg6es intemacionais, dentro de posh.lucas autonomistas, sem

estar vinculado a politica de blocos, revelando uma expans:io comercial
brasileira em areas nfio tradicionais. Apesar de contenciosos n5o ocorreu
rupttlra radical com os EUA

Onde resident as especinicidades da politica extema de Geisel? Mesmo

apresentando semelhangas com a .po///iccr ex/e//?cr /ndependen/e e
encontrando pontos originarios em governos anteriores entre 1 964- 1 967:
o conteQdo doprczg77?cuff /7?0 /'e ponsdl/e/ foi forlnulado mais clalamente

polo ex-ClaancelerAnt6nio Azeredo da Silveira, quando obteve contomos
precisos e concretos. Muitas das iniciativas, contudo, forum tomadas polo
pr6prio presidents. Nesta linha, sobre a indagagfio da novidade pode-se
dizer que:

A novidade do pragmatismo encontra-se, arima de tudo, no
tratamento dos vinci,nos com os principals relacionamentos
do pris. E possfvel dctectcaF transfonnag6es importantes
em todas as areas lelevantes da agenda externa: no
relacionamento com os EUA, com a Bahia do Plata, com os

parses andinos, com a Europa, a Africa, o Oriente M6dio:
a China e o Japao. Nos castes daArgentina, lsraele Portugal,

as medidas tomadas nos argos do pragmatismo colidiram com
praticas de longa tradigfio no repert6rio da diplomacia
brasileira. Adotaram-se tamb6m, novos posicionamentos
a Organizagao dos Estados Americanos (OEA) e na

Organizagao das Nag6es Unidas (ONU). (SPEKTOR,
2004: 7- 8)

Os contornos concretos, ou sega, pragmaticos, encontram-se
especificanente nas relag6es de diverg6ncias com os EUA, condo a denOncia
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em 1 977 do Acordo Militar firmado em 1 952, e na assinatura do Acordo

Nuclear com a Repiblica Federal daAlemanha em 1 975; no abandons do

apoio ao colonialismo portuguas na Africa e mais especificamente no
reconhecimento da independ6ncia de Angola, de Mogainbique, da Guin6
Bissau.

Com a China Continental houve o restabelecimento das relag6es

diplomaticas em detrimento de Fomlosa, e naAm6rica Latina oconeu uma
procure de estreitamento nas relag6es com os poses vizinhos, inclusive com
a criagao do Tratado de Cooperag&oAmaz6nica(TCA) em 1978

No conflito babe-israelense, o Brasil assumiu uma: postura em favor

dos 6rabes votando na ONU a proposta que considerava o sionismo uma
forma de racismo e discrinlinagao racial e, tamb6m, a condenagao do
apart/ze/d sul-a#icano. Insert-se nests contexts uma aproximagao tnaior

com os parses da Europa Ocidentdl em visitas a Franca, ao Reins Unido
e a Alemanha, a16ln do Japao, com parses europeus socialistas,
eaprofimdamento eampliag:io do relacionamento com os Estados afhcanos
e frabes

A politico extema do govemo Geisel loi caracterizada por lotte atuagao

no fmbito multilateral aproximando o Brasil aos parses do Sul, uma vez

que o estreitamento das relag6es com os membros do Terceiro Mundo
propiciava uma diversificagao de interesses e, conseqtientemente, menor
depend6ncia do Primeiro Mundo. Tal comportamento n8o era um proJeto
terceiro-mundista, mas o incremento das relag6es Sul-Sul que objetivava

fortalecer o pals no dialogs Norte-Sul nas bases bilaterais do Brasil com o
Primeiro Mundo.t3

Sobre possiveis identincag6es entry a./20/a/ca ex/etna fnc ?pender/e
e o ./)magma//sn?o responsive/, autores coma Gelson Fonseca Jr.

Anglise interessante sobre a oscilagao entre os blocos, pode ser encontrada em
SE.ACHE.R, '+J. (\ 91%b Brazil's Multilateral Relations: Benveen First and third
Mor/ds. Boulder/Colorado: The Westview Press.
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reconhecem o desejo de autonomia coma afinidades entry as express6es
doutrinaias, mas no enquadramento do problema diplomatico dove-se
entend6-las em mundos diversos, tanto nacional quanto intemacionalmente.

Nests sentido, o tutor considers o pragmatismo maid completo e
maid inovador e diz coma terra sido a conduta autonomista de Geisel:

Sem arriscar qualquer interpretagao definitiva, a inovagao
estaria, basicamente, por imposig6es de 16gica diplomatica
Se a politica externa independente nance de um proUeto politico,

de uma concepgao intelectual, o pragmatismo sera. tentativa
de superar uma hist6ria que iomega em 1964 e que results,
de um lada, em algum isolamento diplomatico(especialjnente
no campo multilateral) e, de outro, em uma teia de
contradig6es reals com a pot6ncia hegem6nica (em areas
variadas, homo direito do mar, energia nuclear, coin6rcio etc.).
lsso nio impede que a politica externa venha a ter efeitos ou
impulses dom6sticos,(p. ex. a necessidade de ampliaro espago
econ6mico do pals, com o incl'emento de exportag6es
afinidade coin o esquema de abertura de Geisel) mas nio 6 a
dinfinica interna a base privilegiada para explica-la. Em puma:
em vista de novak circunstfncias da presenga international
do pats, mudam os pr6prios parametros brasileiros de
nterpE'star o mundo. (FONSECA JR: 302-303)

Dove-se lever na devida conta que um dos pressupostos bfsicos para

a formulagao da politico extema, a luz do problema diplomatico, 6 a
interpretagao do contexto em que o pals este operando. Na segundo metade

da d6cada de 1970 estava ocorrendo uma diversi6icagao no nQcleo capitalista

com um gradativo fortalecimento da Europa Ocidentale o Japan. Esse
coiUlmtunapemlitiaao Brasilpossibilidades de diversificagao e de altemativas

para aventurar-se em outras parcerias econ6micas e pol:lucas.
Pods-se acrescentar, ainda, o declinio relative dos Estados Unidos.

a manifestagao de conflitos localizados dissociados dos interesses das
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giandes pot6ncias e a retomada do processo de descolonizagao.
Paralelamente observou-se o crescimento de atores n8o estatais na arena

intemacional.(LIMA & MOURA, 1982)

Se as dificuldades diplomaticas se configuram na macro-estrutura
intemacional, nas circunstfncias geograficas e em necessidades internas,

o piagmatismo da politica extema expressou, a parter do contexts operante,
a concretizaQao de uma utica universalista. lsto implicou na diversificagao

das parcerias envolvendo, portanto, uma aproximagao e intensinlcagao com

parses fora da 6rbita dominance ocidental, oljetivando atender o interesse
nacional.

Ramiro Saraiva Guerreiro, ex-Secietgrio Gerd do ltamaraty no

governo de Geisel, ressalta que o pals estava muito mais complexo,
e revelando uma decisgo anne do presidente, reconheceu que ''realmente

o Brasil tomou posig6es pr6prias com relagao a quest6es internacionais

que definiam a politica do pats
De acordo com Saraiva Guerrero, somente nesse govemo foi possjvel

um aggiorname ?/o que se tentara 1 3 anos atras, refetindo-se ao periodo
de Jinio Quadros e Joie GoulaH. Em suas palavras, napojitica extema do

govemo Geisel "em lada a sua execugao, houve a preocupagao de avaliar
a realidade e amir sabre a partir de]a".(SARA]VA GUERREIRO, 2006
26-27). No pragmatismo se reconhecia os datos que ocorriam no mundi,

e nio se opunha a des de forma irreal
Embora o .p/"czgmczris/mo respomsdve/ fosse a face externa de um

proleto de modemizagao econ6mica, nio tinha homo base um principio
reformists intend, coma no cano dado/ff/ca ex/arne Independence da
d6cada anterior.

No periodo da./20/afca ex/e/'na /ndependen/e a Guerra Fda estava
num momento rigido e o regime politico interno nio era autoritfrio e
economicamente menos complexo, enquanto no.pragma/kmo responsive/

a ousadia estava na atuagao extema, respaldado por uma grande economic
industdalizada.
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Para que ocorresse o avango da indusnializagao, universalizando as

relag6es comerciais, houve, no governo Geisel a conservag:io da ordem
intema, ou seja, aus6ncia de refer6ncia is refomaas sociais intemas. Contudo,

em gmbito multilateral, defendeu tomas ligados ao com6rcio, investimento e

transfer&ncia de tecnologia, a16m de outros de ordem gerd.
Abertura de miss6es diplomaticas, universalizagao de contatos, afirmar

autonomic dianne da disputa ideo16gica, definir novak linhas de atividades
diplomaticas na Asia e na Africa e o estreitamento de relag6es com parses
do Sul em soros multilaterais converteram-se em fatores identificadores do

pragmarismo /'esponsdpe/ na consecugao dos objetivos de superar o
isolamento diplomatico e ampliar o espago econ6mico do pals.

Lula e a diplomacia ativa: diniculdades, constrangimentos

A partir dos elementos fornecidos laos paragrafos anteriores,

procura-se agora identificar homo fatores semelhantes, ressalvadas as
di6erengas das conjunturas dom6stica e extema, reaparecem no discurso e

na conduta da politica extema do governo Lula.
Passadas dual d6cadas do findar do conflito Leste-Oeste, ainda ngo

se chegou a um acordo definitivo sobre a melhor intelpretagao para explica
o reordenamento do novo quadra intemacional. As anflises vio desde um

mundi pautado pda unipolaridade, a vis6es de uma ordem global com
poderes difusos.

Em qualquer das interpretag6es, os Estados Unidos despontam, de
forma inconteste, coma superpot6ncia militar possuidora de capacidade
b61ica incomparavel, portanto hegem6nico no quesito recursos de poder
tradicionais.

Nesse sentido, observamos uma unipolaridade, kinda que nio seja

um pals inexpugnavel, nem competence para resolver todos os problemas
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em que se enconka envolvido, fazendo apenas uso da forge e da vio16ncia,

principalmente em teatros de operagao longe de seu territ6rio. i4

Num contexto de complexidades entre a politico externa e intema,

sabre os ditames da chamada globalizagao econ6mica, com a multiplicidade
de stores e processor intemacionais na virada do s6culo, cada pals procure
inserir-se no complexojogo de relag6es bilaterais e multilaterais de amplo

iespaldo institutional
Com o t6mlino da Guerra Fda, as organizag6es multilaterais passaram

a ser vistas coma Brandes arenas para fomecer respostas mais democrfticas

e participativas nos assuntos clfssicos de seguranga e desarmamentos, e
nos de meio alnbiente, direitos humanos, trfHico de drogas e combats ao
terrorismo.

Ainda que as instituig6es garantam previsibilidade para os atores, dado

essential para a segulanga(govemabilidade), nem sempre se pods assegurar
resultados favorfveis. Fracassos t6m sido observados em v&ias esferas,

n5o deixando imune a criticas apr6pria ONU, minando sua credibilidade.
Assam,

A combinag5o de uma estrutura unipolar coin performance
institucional decepcionante enfraquece o multilateralismo, ao
injetar uma sensagao de inseguranga, de natureza diferente,
6 claro, da que prevalecia durante o periodo da Guerra Fda
(quando a corrida nuclear atneagava a pr6pria exist6ncia da

Esse rata ja era reconhecido desde o final dos antes 50, quando a URSS dominou
o espago, langando o sputnik em 1957, O advento dos mfsseis balfsticos
intercontinentais, por outro dado, com a possibilidade de atingir alvos ]naltiplos
simultaneamente, derrubou de vez a concept:io traditional de poder, apoiada na
inexpugnabilidade do territ6rio. As guerras da Indochina(Franca), do Vietna, Iraque
e Afeganistao inscrevem-se na categoria de exemplos em que a superioridade
econ6mica e b61ica s5o elementos insuflcientes para dar conta dos envolvimentos,
com resultados favoraveis, mesmo se tratando de grander pot6ncias no momento da
intervengao.
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esp6cie), mas, ainda assim profunda
(FONSECA JR. & BELLI, 2004: 6)

e abrangente

No atual contexts das relagaes intemacionais onde mudangas velozes

se processam, alterando os parametros para intelpretar o mundi, coma se

enquadrou o problema diplomatico da politica externa brasileira no gox emo

A aaflise da polftica extema brasileira toma coma refer6ncia o que se
consubstanciou de universalismo e alinhamento, em outras palavras
globalismo e americanismo. A po//ricci ex/etna /ndependem/e e o
prop??cz/A/7?0 /'esponsdveJ' ficarana assinalados por orientag6es doutrinhias
ou concretas na busca do universalismo, evitando alinhamentos com os
Estados Unidos.

Decorridos anon e transformados os contextos, coma se interpreta
a politica externa do governo Lula na procura do desenvolvimento e na
6nfase das relag6es diversificadas com os vizinhos sul-americanos. e com

os paises afhcanos, asigticos e arabes, e na 6nfase do dialogo Sul-Sul?
No 1imiar do novo s6culo passaram a predominar as forgas do

mercado e, conseqtientemente, o fechamento dos calais para a consecugao

de medidas que priorizem o nacional-desenvolvimentismo, de polfticas
contestat6rias e defensivas com relagao a ordem estabelecida. O exercicio

da chamada autonomia nacional, ainda perseguida polos govemos de Jo:io

Baptista Figueiredo(15.03.79 a15.03.1985) e Jose Same)(15.03.85 a
15.03.1 990) mostrou deus limited.'s

Na d6cada de 1 990, o governs Collor adequou a politica externa
is receitas ditadas polos parses hegem6nicos e pdas ag6ncias intemacionais,

ocasionando uma ruptura com as diretrizes que norteavam a atuagao
brasileira nas dual d6cadas anteriores.

Lula?

Algumas flexibilizag6es oconeram no final do governo Sarney, mas nos discursos
ainda condenava as desigua]dades Norte e Su] e a pojitica externa continuava sendo
colocada como um instrumento do desenvo]vimento naciona].
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Em termos amplos, com Fernando Collar, ltamar Franco(02.10.92

a 1'. 01 . 1995) e Fernando Henrique Cardoso, a agenda externa brasileira
passou a expressar e adotar os instrumentos que compartilham a fomaatag:io
do sistelna international, numa conduta de partidarismo aos valoles

predominantes: direitos humanos, livre-mercado, n8o proliferag:io,
meio-ambiente.

Especificajnente no segtmdo malldato de Femando Henrique Cardoso,

a politica externa foi construida apoiando-se em tr6s pilates: definigao de
um proj eto regional brasileiro, obtengao de melhores condig6es de acesso
a abertura de novos mercados e a eleigao de novas parcerias internacionais.

(VAZ, 2004).
CI edith-se a este governs uina pletendida integragao sul-americana,

a 6nfase em soros multilaterais de negociag6es comerciais coma Mercado

Coinum do Sul(MERCOSUL), Organizagao Munclial do Com6rcio(OMC)
e Area de Li\ re-Com6rcio dasAm6ricas(ALCA), aproximagao com os
parses emergentes coma india, China, Russia e A8ica do Sul; pode-se
acrescentar, ainda que por tempo linaitado, a reivindicag:io de um assento

permanente no Conselho de Seguranga na ONU.
Entretanto, ap6s os atentados de 1 1 de setembro de 2001 , com as

medidas unilaterais norte-americanas, os limited e as fragilidades do

multilateralismo .Rcalmn expostos, obstruindo os canais de atuagao brasileiros.

No governs Lula a macro-eslruhua intemacional nfio se dilerencia da
conjuntuj-a do periodo de seu antecessor. A mudanga percebida ocorre na
visio sobre coma montar a agenda externa.

A alteragao na proposta da politica extema do govemo Lula este na
fonda de atuag2io diplomatica, enfatizando o aprofundamento do processo

de integragao sul-americana, na intensificag:io do intercfmbio com os parses

emergentes, alan da retomada do estreitamento das relag6es cone os parses
afhcanos

A campanhapara o Brasil ter um assento pemnalente, com a refomaa

e democratizagao do Conselho de Segtuanga da ONU, tomou-se prioridade.
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Data intensa articulagao coin parses que dividem as ]nesmas aspirag6es,
a16m de pot6ncias e nag6es em desenvolvimento que podem auxiliar na
conquista de tal obletivo. Outras demandas diziam respeito a entrada no
G-8, e as tentativas frustradas de assumir cargos de diregao na OMC
e no BID

Um vids huinanista tamb6m este presents no discurso e na agenda
intemacional, coma a campaiMa para a diminuigao da fame mundial, uma
face extema do programa govemamental Fome Zero. O ex-chanceler Celso

Amorim elencou as prioridades da politica externa do govemo Lula:

ampliar a geografia das relag6es extei'nas do Brasil,
atualizando o contetido de nossa vocag5o universal asta; adotar
uma posture forme e ativa nas negociag6es multilaterais:
inclusive regionals, com vistas a assegurar um espago
regulat6rio intemacional juste e equilibrado. Subjacente a estas
prioridades este o imperative de preservar nossa capacidade
soberana de definir o modelo de desenvolvimento que
desejamos para o Pals. (AMORIM, 2005 a: 50)

Os constrangimentos percebidos pelo governo Lula estavam no
reconhecimento do unilateralismo norte-americano, e na necessidade de se

viabi[izar uma dinfmica para po]itica internaciona] que caminhasse para
o fortalecimento das instituig6es multilaterais e para amultipolaridade.

Na defesa de uma ordem mundial maisjusta e democratica, a politico
externa de Lula deu significativa relevfncia a necessidade de reforma na

ONU, uma vez que reconhecia que instituig6es multilaterais possibilitam um
equilfbrio no sistema intemacional

A agenda externa definida a partir da interpretagao desta macro-
estrutura passou a ser instrumentalizada por uma politica de ampliagao e

articulagao com parses em desenvolvimento, tanto regionalmente coma em

ouhos continentes privilegiando parcerias Sul-Sul.
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Nests sentido, pods-se estabelecer uma diferenga com o seu
antecessort6, porque o govemo Lula concedeu 6nfase eprefbr6nciamanilesta

pdas negociag6es e acordos com parses em desenvolvimento.
A criag:io do Dialogo Brasil, India e Africa do Sul, a formal:io do G-20 no
ilnbito da OMC, a construgao da Uni8o das Nag6es Sul-Americanas

(UNASUL), do Banco do Sta, o uso do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econ6 nico e Social(BNDES), e as inQnerasvisitas aos Estados vizinhos,

aos africanos e frabes s:io express6es de homo os parses em
desenvolvilnento adquiriram proemin6ncia no governs Lula.

O G-20 que tem a presenga do Brasil e India, do G-8 e da Uniio

Europ6ia, mas tamb6m do qual participam a China, Afhca do Sul e outros
parses em desenvolvimento da America Latina, Oiiente M6dio e Asia, a6nma

que 6 necessfria a remogao de distorg6es na regra de com6rcio agricola
intemacional. O G-20 busca a ledugao de subsidios agricolas dos EUA e a
abertura do mercado para estes produtos na Uni:io Europ6ia. Na
configuragao do G-20, a diplomacia blasileira busca integral a t6nica do
temp de desenvolvimento nas negociag6es da Rodada de Doha. Para Cello

Amorim.

A criagao do G-20 facilitou uma interlocugao maid direta,
fluida e transparente entry os principals grupos de interesse.
Arima de tudo, mostrou que a coordenagao Sul-Sulniio (3 um

objeto irrealista ou ultlapassado, e que pods ocorrer sem ser
por raz6es ideo16gicas, mas por uma visio pragmattca
baseada em interesses em interesses concretos e legitimos.

(AMORIM, 2005 a: 5 5)

Questionado sobre a importancia no governo Lula da parceria com a Africa,
Femando Henrique afirmou que a Africa do Sul, Namibia, Angola e Mozambique
Cram promissores, mas o c03'agate da Africa n:io tem importancia politica e econ6mica
Em suas palavras, "devemos ter uma polftica externa mats voltada para os parses
desenvolvidos". Entrevista concedida a revista Conyz//?/z// a .Econd/27/ca (2005) Rio
de Janeiro, FGE v. 59, n. 5, p. 16-19, maid.
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A Capula America do Sul -- Parses .A.babes realizada em Brasilia em
2005 tamb6m se inseriu numa proposta de conuibuir para a propensao da
multipolaridade e ''crier condig6es para uma nova geometric econ6mica
mundial".(AMORIM, 2005). A multipolaridade, nests casa, syria um
bator para fomentar maid estabilidade lnundial.

Pods-se considerar que este principio tamb6m apresentou impacto

sot)re apoliticaeHemabrasileira naAm6ricaLatina, porque ao se intensificar
as relag6es com os parses do continents fortaleceu a conjungao destes em
instfncias multilaterais de negociag6es.

Uma das conseqtiencias dessa politicaregiona16 que a manutengao

de relag6es mais estreitas cone os parses sul-ainericanos impediu atomada

de medidas unilaterais por parte dos EUA nesta parte do mundo, por
eventuais problemas internos, homo no caso da formag5o dos ,4/7?egos da

Henezz/e;a. (LIMA)
A aproximagao com o continents africans is vezes despertou

desconHlangas sabre a eficfcia da politica externa, pois na maioria s8o
parses pobres e com regimes instfveis. A16m de coiasiderar a solidariedade

coma gusto necessaio, o Brasil vislulnbrou nas politicas de cooperagao e
ampliagao de relag6es econ6micas, um elemento de apoio por parte destes
parses a demanda nacional pda vaga como membro permanente do Conselho

de Seguranga da ONU.
Marco Aur61io Garcia, assessor international do presidents Lula,

arrolou as caacteristicas da Afhca que vgo desde a exist6ncia de agudos
problemas humanitidos homo RAIDS, a potencialidade em recursos naturais

at6 a parceria estrat6gica com a Africa do Sul. Relembrando o apoio
concedido polo govemo brasileiro em periodos anteriores, aos parses
africanos, notadamente os de lingua portuguesa, comparou aqueles

mementos com o atual papal daAfticana agendaextema do govemo Lula.
Para Garcia,



O gavel'no Geiselnaquele momento tinha uma peicepg:io da

situagfio internacional quito pai'titular. Ele se enfrentou com
os EUA, denunciou o acordo militar Brasil-EUA e passou
pda arise do petr61eo. Ele teve, ent:io, de fazed uma influx:io
do tipo terceiro-mundista, rump aos parses africanos e aos
parses frames que tinham poteilcial petrolffbro. (...) A polftica
extema btasileira (do governs Lula) se orientajustamente no
sentido de mudar a correlagfio de forges international. Uma

das express6es dessa mudanga 6, sem dQvida nenhuma, vir

a alcangar tun lnundo multipolar. Para ipso, 6 preciso haver

p61os. Evidentemente, uma aproximagao do Brasil com a
A6.ica. com aAm6rica do Sul, com a india, com a China:

com outros parses, vai reforgando essa id6ia. (GAliCIA,
2003)

O ex-chanceler Cello Amorim n:io considers a politico externa do
goveino Lula homo terceiro-mundista, mas sim homo universalista. Nesta

interpretagao, a globalizagao n5o estaria concentrada somente nos centres

do poder dos parses desenvolvidos, mas encontra-se em lada parte
Apoiado no princfpio universalista, o ex-presidents da Rep6blica

empreendeu in6meras viagens aos parses babes homo Syria, Labia, Libano,
Emirados Arabes e se encontrou com chefes de Estado que nfio

colnpartilham do pluralismo democrgtico ocidental
A estrat6gia de ampliar mercados ao Sul, numa vertente da diplomacia

comercial, n6o terra caido na h'acionalidade econ6mica, visto que os parses
em desenvolvimento concentram maid da metade do mercado consumidor

global.(LOPES & VELLOZO, 2004). Dai tamb6illa abeilura de dezenas
de novas representag6es diplomaticas desde 2003, sendo 15 delay em
continents ahicano.(MARIN, 2009)

A intensificagao nas relag6es com os parses em desenvolvimento n5o

excluiu parcerias com as nag6es e/ou bIoGas avangados coma a Unigo
Europ6ia e Estados Unidos.
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Sobre a integragao hemisf6rica, a diplomacia brasileira defendeu

ulnaALCApossivel afinal nio concretizada n8o a condenando coma
fazia Lula quando ainda era candidato. Naquela altura, o ex-presidents
considerava a proposta ]lorte-americana homo uma tentatix a de "anexagao '
e n5o de integragao. Em seu governo, acabou sintonizando o discurso e as

propostas em torno de escolhas consideradas maid assertivas para o Brasil.

Considerag6es Hinais

Com o favorechnento de diversificagao de parcerias e aproximagao

aos parses em desenvolvimento, apoliticaextemado govemo Lula apresenta

similaridades com a politica externa do .pragmcz/is/7?0 /"esponsdpe/ do
govemo Geisel. lsto pode ser constatado nos paragrafos anteriores, por6m,
ha tamb6ln n(tidal diferengas.

E necessdio considerar aqui um conjunto de dados que comp6eln a
dinfmica polftica, e que revela o contexto international e os elementos

intemos de um pals no naomento da formulagao da politico extema. Nesta
perspectiva encontramos formal e estilos distintos entry as politicas extemas

de ambos os governor.
A politico externa do.pragma/is/mo reston.s'dpe/ foi elaborada em

um contexto caracterizado pda bipolarizagao do poder mundial da Guerra

Fda, elnbora essa estivesse em distensio. Todavia, por causa desta pr6pria
estrutura do sistema intemacional, havia a procura por parte dos parses em

desenvolvimento, de um espago de folnentagao e articulagao politica, o
Terceiro Mundo. Internamente o pals Brasil era govemado por um regime
autoritgrio conduzido por militares.

Contrariamente, o quadra da formulagao da politico externa do

govenlo Lula6 evidenciado porum ordenalnento intemacional que apresenta
um Lmilateralismo dos Estados Unidos em termos de recursos tradicionais

de poder, associado a uma globalizagao econ6inica. Intemainente o modelo
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politico 6 democrftico e o presidents representou postures oriundas de sua

6lliaggo e origem partid6rias.
Como revela Marco Aur61io Garcia, assessor international do

Presidente da Repablica: ''Em realidade, a politico do pragmatismo
responsfvel, em grande medida e em substancia, 6 a politica externa

independente que a esquerda defendia na d6cada de 60. E que [eve
formuladores no Itamaraty muito impornltes".(GARCIA, 2003)

As similaridades se encontram na busca para intensificar as relag6es

com os parses em desenvolvimento por escolhas estrat6gicas, visando

aproximar o pals das nag6es do mundi desenvolvido. No caso de Geisel,
objetivax-a-se fortalecer o pats no dialogs Norte-Sul e friar esferas de
relag6es com os demais, nio excluindo os desenvolvidos, procuranda
manter-se mais aut6nomo junto aos Estados Unidos.

A polftica extema de Lula buscou no estreitamento das relag6es com os

parses em desenvolvimento uma mudanga que dissolvesse a 6gide do
unilateralismo e 6ortalega o multilateralismo. Ihmb6m n8o excluiurelag6es

bilaterais com os parses desenvolvidos, at6 polo contrario,jf que 6 dessa forma

que se comportam os Estados que tentam proyetar-se dada vez mais, em

busca do lugar que consideram seu por direito, mas sobretudo polos sous
indicadores, por sous poderes e pdas influ6ncias ao redor do mundo.
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ecellte de FHC. (esQQ\adQh

78. Octavio land, Opr/nope e/e/r6n/co. (esgotado)
79. Sebasti80 C; Velasco e Cruz. U/7z o?rfra o/Aa/-. .f ob/'e cl a/7d/ke g/'a/7zsc/a/?a das o/gankag6es
n'e/'/7ac/0/7ah. (esgotado)

80. Shigufnoli.Miyamoto. Pe/'speer/vas do es/z/do das /'e/agnes /l?/e/ /?ac/o/leis /lo .Brash/.

8 1 . J05o Quartim de Morals. Eras/7?0 e Zzl/ero. /eo/ogfa e #o/ /lla do crAffank/710. (esgotado)
82. Shiguenoli Miyamoto. O/dea//s/7zo e apaz/27z//?da/. ' ' '
\n). Regllndda C. C. dc M.otacs. Econolltia, potitica e ideoiogias. Notassobre neotiberais. kynesianos
e capo/fnoi. (esgotaclo)
84. Octavio land. I,hgzfa e soc/evade. (esgotado)

85. Sebastiio C. Velasco c Cruz. Sffuaf6es. Co/du/?/}f/-a, £/7zpresdr/os/7} aba/buda/?s e ,4/ca.
86. Reginaldo C. CorrCa dc Morals, .Brmi4 po/a/fa es/rzzhi/'m, co/#zz/7fu/'as, codec/!zrm.(esgotado)
87. Jose Carlos Pinto de Oliveira, Allan, PWer e a hhf6r/a da czgnc/a. (esgotado)
88. Scbasti5o C. ''Ve\cisco e Crtlz. Desencontros: o Brasil e o l?ltindo no inter dos clnos 80.
89. Shiguenol iMiyamoto. ,4 segzrrcr/7fa /'eg/o/?a/ /?o con/ex/o da h/ercoszz/.
90. Octavio land. H g/oba/kafao e o /,e/o;no da qz/es/ao /?ac/o/?cr/. (esgotado)
9 1 . Sh iguenoli Miylmoto. .4 po/;f/ca de cl :mesa bras//eD-a e zl segzr/'cr/7fa /'eg/o/?a/.

92. Pedro I'auto A. Funari& NanciVieira Oliveira, /{/qtreo/ogfa e/7? A&7/0 Grosso.
93. ShiguenoliMiyamoto. O Bras// e as /?agog/agee.s mz/////a/era/s
94. Jose Carlos Pinto dc Oliveira, Pos/ffv£si30. c/gnc/a e.P/os(da. (esgotada)
95. Shiguenoli.Miyamoto. Cooperagaa, conzpe//fdo e /n/egl'a€ao /'egf o/leis. o a€1%// e/?/e/7df/72e/7/0.
)6. \Aar\a L8$a. swat\\m, Meln6l"ia biogi'li$cc{ e {erfai"isms de Estado: Bl"asia e Chile.
97. ShiguenoliMiyamoto. Os es/zrdos e;f/ afigg/cos e a cicada/zz/a 6rai//eha. ifnza cava//afar
98. Evelina Dagnino c Sonia E. Alvarez, Os nzov/n?e/?/os ioc/aA, cz soc/evade c/v// e o :'/ence/ro
seton"" na A1116t.ica Latina: re$exaes te6)'leas e }lovas perspectNcis. Qesgo\adam

99.. Shiguenol iN4 iyamoto. O .A4ercosz.r/ e a selz//a/?€a reg/o/?a/.. it/71a age/7da c0/7?z/n?.

1 00. Octavio land. Socio/og/a dojzf/z//'o. (esgotaclo)
1 01 . Regina]do C. CorrCa de Morals. Opeqz;e/?o idczr/o ](:r o Zs/ac/o, o /7?ei''ando e o e/ c'e/era.
1 02. ShiguenoliN4iyamoto. Geopo/£7fcado'B/ as//.' a/gir/7?as consfderaf8ef
, Q3. Sebastian C. Ve\cisco c Cruz. Deinocracia e ol'dem inlernaciollal: re$ex3es a partirde TERI pals
gt"Glade sein opel iPrico.
1 04. Cato Navarro de Toledo. U/?/ve/'s/dade, in/e/ec/zza/s epe/7sa/7ze/?/o c/-/ffcc'
].05. Tom Dwyer (org.), N4aria l-lerminia Tavares dc Almeida, Juarez Lopes Brand£io c Roberto
: dow de O\hara. As OI'igens do Dolts.OI ctdo !noel"disciplinarem Ci&tlcicts Socials e asset'specthas
pal'a o fut. taro -- ti111 el'tcoiitro cont algttlasfuttdadoi"es.
lq6. C€xt\a, P.\da Suva.. Acesso a jtuti.Qa: tuna leitttra dos dil'Cites e da cidadallia )lo Brasil
=ontelnpol'area
1 07. Sebastiiio C. Velasco c Cruz. Zeo/'/a e // fdr/a. JVafas c/ ;r/cas io6/e o /g/7?a da /z?z/dn/7(a
nstilttciona{ etu Douglas No1"th
1 08. Sebasti8o C. Velasco c Cruz. O/Ba/vka£8es /n/ernac/o/?a/s e / Ho/ /7zas /?eo//6e/ cr/s. regexdes
parter do tenla da propriedade intelect\tal

1 09. Maria Lydia Quartim dc Morals, DoA es/ laos sob/'e c/dada/?la. (esgotado)
1 ]0. Reginaldo C. Conga dc Morals. .juliana do Could Ghisollic IMaitd de Paula e Silva
Unmet'sidade }ao Brctsi{, 2002 -- problelltcis & dilentas.



1 1 1 . Shiguenoli Miyamoto. O e/?sf?zo das /e/agnes //zfe/ /lacfona is l?o .B/.as//; prob/e/7zas e

l\ \2 LucasAngioni. Oproblen2a da compatibilidade enft'e a tool'ia da ci2ncia e as ci6ncim }laMrais
em .4 rfsf6fe/es. .
113.0ctaviolanni.Socio/ogfadofer/"orismo.(esgotado). . . . ,,.

!i} unw@l$fem'8.siiuelg'sfsm=mh f:
]16. Adriana Piscitelli. De/egaclas eipeczais aero/ida e/I con/exl o ngexdes aparrlrdo faso de
Sb/vader(Ba/zia9. . . . . ,. . .,............,
117. Shiguenoli Miyamoto. .4 seg11/"anna e a order fnferrzacio/zaps /zo/in?iar do novo fdct{/a.
118. Reginaldo C. Corr6a de Morals. Ber/e & ]Weaw, de /932 a 2002. a ordeal po/;/fca do

capfra/A/710 corpora/;moto e Patricia Nasser de Carvalho. 4 0A'C/ e a pw n7zzndfa/. a/ccr/?ces e

amlfes. dro Paulo A Fiinari /1 .Ocio M Ferreira. Cz!/Mra ma/aria/ /zisf6l"fca epa/rint6nfo. (esgotado)
l;TI M=1;1.;1;:'(ii:Rl;.'ag"ii;;ae:l,'.ahhh",., «,.«j"''.«/o. & m«/".w. . . waco«.,fm £ao9 da
democraciaem /r8spahesda,4mdrlcafalilza. . . . ,, ' --,..J-'".....,....
122. ShiguenoliMiyamoto ePaulo C6sarManduca. 6egm'an€anemisperzca. llnla clgerzaa trIG '."","""mi. i.r;ando Bobo Jr. C/esse nzZdfa e sfndfca/hnzo. . ..
124. lzabel A. Marson. Po/;rica e mem6rfa em Um Estadista do Impeno
125. Octavio land. Enemas dopensamzen/o/afinoamericano. . . .
126. Eliane Moura da Silva. Repensando o gupta/hmo re/igfoso; rep/'esenlafoes, conceiias e
prdticas contentpordneas.

li'£lg£glRsu }im =U;'m.=n:%W«- "..,.. '. '.'., .';"'..
bt'as ile iro.
1 29. Jose Carlos Pinto de Oliveira, gzzine e aprdero de zfma cz8i?cia cogrzf/iva.
130. Alessandro Andre Lome. RI lor/7zas do Es/ada; o casa do aero/" e/df/"fco na 4rgen/anza e no
Mexico.

1 32. Maria FilomenaiGregori. J;bfces, para/e/fsazo e enO'mes. as de/egacfm de alE:mesa da n?lr//zer
de S&o Paulo e as instituiQaes

133.DuarcidesFerreiraMariosa.F7omira/zfernandeseos7i:pfnantbd. . . ~ . .
1 34. Jose Carlos Pinto de Oliveira. .f#s16rfa cb ci Bala e/zkf6ria da ar/e. z£nla i#zf/"oclzifao a ieo/'za

de .Kuhn. (esgotado) dr6 Lome. Prfvafkagao e anemia e/d/rica; debate pre/fmfnar sabre a
I best ttt} aQao do setter e!€tY'ico e a arise de :"aciommenlo de energia

ili li :i:"ai: Tssii:isis'l;i;!s£i,. ' ,."".. '-. .«,... ',,,:«'-'
Con/7ffose.I)u/frzzciopza/fzafaodoRegfmeAf/flap. - .. ,. ,,' ',
138. Jose Carlos Pinto de Oliveira. .Ku/z/z e a Revs/zzgdo His/oriogrgica na (-lencla e na '!rle.

m$Hmg=H8%£:=r"""'
Brasiteiras noExiiio
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