
(:DS ESTUDOS ESTRAT£GICOS E A ACADEMIA
C BRASILEIRA: UMA AVALIA(;.IO*

(.ESUMO: O texto faz um balango dos estudos estrat6gicos no pals, mostrando os

C'angos e as dificuldades encontradas para sua solidinicagao nas universidades bra-
-;leiras. bem coma o comportamento do meio acad&mico frente a etta area, ainda

\quito recente entry n6s. Embora tenha ocorrido significativo progresso nos Qltimos

<liiios, 6 prematuro dizer que se trata de um campo de investigagao consolidado.
(.travis de cinco momentos, apontamos como o tema tem sido tratado, e qual o atual

(.,lada da arte.

L'Paper apresentado no semingrio REDES 2001, promovido polo Center for Hemis-
(,.leric Defense Studies, realizado em Washington-DC, 22-25 de maid de 2001 . Este

(xto este inclufdo no CD ROM Research and Education in Defense and Security
/'tudies, CHDS, 2001 .
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INTRODUgAOJ

N:io se pods falar sobre os estudos estrat6gicos no pars, e a pail
ticipagao do meio acad6mico brasileiro nests campo, sem nos referi-J

mos, inicialmente, a duds grandes h'eas que estio estreitamente viixJ

culadas ao nosso assunto: os assuntos militares e as relag6es inteFnt.u

cionais. P6r isso, ainda que rapidamente, vamos dedicar alguns para-

grafos para tecer alguns comentfrios sobre essen dois tomas e s6 ei-.

tao, a partir daf, adentrar mais especificamente no desenvolvimentJ
dos estudos estrat6gicos no pars. ' J

A anflise das Relag6es Internacionais, em sentido amplo, nia '
tem tide ainda, p6r parte dos professores/pesquisadores das univers--/

dades brasileiras, a receptividade necessfria. -)

Obviamente se pods afirmar, sem qualquer contestagao, que tu.)

picos como a divida externa, os direitos humanos, o trfHlco de drop:«?

e o meio ambience, entre vgrios outros, t6m atraido o interesse da =t)

dia impressa e falada, com freqii6ncia relativamente grande. 'l)

Na iiltima d6cada, esses tomas ocuparam tamb6m a ateng2io cl.J

meio acad6mico brasileiro. A interdepend6ncia e a globalizagao pas)
saram a preocupar a todos, afetando os mais diferentes interesse:,])

Para efeito dente texto vou me restringir t5o somente is instfincias acad6micas/
Algumas instituig6es aqui mencionadas, embora spam militares, ou hibridas (cal:)
militares e avis, mas sem estatuto militar) sgo levadas em consideragao, quant-l
professores e pesquisadores avis fizeram parte das sess6es, ou mesmo da organize'x
gao dos cventos. Instituig6es estritamente militares, que desenvolvem atividades :)
permitidas aos membros das Forgas Annadas, n5o sio aqui analisadas. Da mesa '--)
forma, a Escola Superior de Guerra (ESG) ou suds cong6neres regionais (ADESG:il
s5o apenas mencionadas en passanr. Este texts faz parte de um projeto mats amps..
intitulado "As polfticas sul-americanas de seguranga regional", e conta com recurs'")
do CNPq, atrav6s de Bolsa de Produtividade em Pesquisa concedida ao autor.
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qrincipalmente quando se fda sabre a insergao do pats no cenfrio
(.lundial, onde despontam com papal cada vez maior as grandes corpo '

(agnes transnacionais.

o Destarte, nio ha evento passado, ou que esteja sendo frito atu-

(:.monte, que nio incorpore a palavra globalizagao em sous discursos

Cu nas propostas de reunigo. Ou mesmo que entendem o aumento da
C..iminatidade estabelecendo conex6es entry a expansao do narcotrffi-

(,o e a globalizaglio. E tecendo considerag6es desta natureza que Juan

(okatlian explica a ascensio do traficante brasileiro Luiz Fernando
Costa, conhecido coma Fernandinho Beira-Mar, freqUentador assiduo

Cas pfginas policiais da imprensa, a categoria de capo da droga da
(Jo16mbia.

(., Os acontecimentos verificados em janeiro de 2001, na cidade

(saacha de Porto Alegre, onde se I'ealizou o Forum Social Mundial,
Ciostram de forma inequfvoca, eloqtiente, como o setor acad6mico, e

C.n parte o politico, reagiu a assuntos coma a exclusio social, as dife-

C=ngas internacionais verificadas entre parses ricos e pobres e as novas

C;cnologias para a produgao de alimentos como os transgemcos.

C Em termos quantitativos, este literature 6 modesta, se colocada

C.do a lada com outras areas tradicionais homo sindicalismo, parti-

(:os politicos, estrutura agraria, movimentos sociais, populag6es in-

CTXenas, etc. Comparativamente is outras temfticas, a produg:io so-

Cre problemas relacionados nio s6 a insergao do pats no cenfrio re-

gional ou internacional, mas tamb6m pertinentes bs quest6es globais,

C limitada, embora esteja sendo explorada, e tem ainda muito cami-

Cho a percorrer.

#(Cf. MILO, Murilo Fiuza de -- "Globalizagao explica ascensio de 'Beira-Mar", O
XE'sfado de S. Pau/o, 04 de abril de 2001.
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Na realidade, nio 6 s6 a area de Relag6es Internacionais qu-'
det6m pouco espago no gmbito acad&mico. Outros temas passam PC,J

problemas semelhantes. Anflises sobre as Forgas Armadas n:io mc-.J

receram ainda a atengao devida. Evidentemente pods-se dizer qt.)
nas duas Qltimas d6cadas aumentou o nimero de tests e texton focal

lizando a participag5o das Forgas Armadas no cenfrio politico ouJ
constituig:io do Minist6rio da Defesa. At6 mesmo tomas geopolftic(,:J
que tratam das relag6es dos poses do Cone Sul foram objeto de ii)
vestigagEio.-J

Sem qualquer sombra de d6vida, os assuntos militares t6m side

ainda, negligenciados na maior parte das universidades brasileiras, )
que este certamente ligado ao perfodo autoritgrio militar que vigoro-

no pats de 1964 at6 o seu desfecho em 1985. Contudo, mesmo co.-)

todas as dificuldades relativas a tal peHodo, alguns trabalhos de b(-J

qualidade sobre a instituigao e o governo militares foram produzidc.)

pda academia brasileira, tanto aqui quanto no exterior, ja nos ands 7w

como se pods ver polos escritos, entry outros, de Alexandre de Barro-.)

Edmundo Campos Coelho, Eurico Lima Figueiredo, Rene Dreifuss I)
Eliezer Rizzo de Oliveira.3 il)

Mas, foi s6 a partir do encerramento do ciclo ditatorial, qt)
comegaram surgir no pats, centros de estudos maid direcionados pa-.)

' Cf. BARROS, Alexandre de S.C. - Z%e brazf/fan m////ary -- prcZHessfona/ socfa/;a
zaf/on, po/it/ca/ pe/:Horn7ance and S/a/e bui/ding, Ph. D. Thesis, University of Chi?
cano, 1978, mimes; COELHO, Edmundo Campos -- Em bz/sca de !denrfdade .ll)
Exdrcf/o e a po/fffca na soc/evade brash/ezra. Rio de Janeiro: Forense Editora, 197K
FIGUEIREDO, Eurico Lima Os /nf/f/ares e a democracia, Rio de Janeiro: Edig6ef
do Graa], 1980; DREIFUSS, Rend /964 -- ,4 conquis/a do .Es/ado, Rio de Janeir.,
Vozes Editora, 1981 ; OLIVEIRA, Eliezer Rizzo de -- .4s Forges .4rmadas. po/frfca"'\
fdeo/ogfa no ,Bras// ('/P64-/P6g. Rio de Janeiro: Petr6polis: Vozes, 1976. ,:
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(:tatar essen assuntos, no interior da universidade. Alguns motives po-

(icm explicar esse cardio desenvolvimento da area.
(: Em primeiro lugar, porque com governor mi]itares, era diffci]
(aalizar trabalhos mais consistentes, a nero ser aqueles apoiados em

(,iat6rias de imprensa (muito censurada at6 1975), ou entio que optas-

Cem p6r abordagens hist6ricas, ou ainda geopolitical. Uma boa expli-

Cagao para into se dove, em parte, ao fate de que no peHodo ditatorial

(.1964-1985), os obstfculos para se analisar nio s6 a instituigao cas-

(.,ense, mas qualquer outro item diretamente vinculado a participagao
C.o estamento militar na politica nacional, eram quake intransponiveis,

C.quito diffceis de serum realizados, sobretudo para os pesquisadores

(;rasileiros. Tal fato era verificado ngo s6 no Brasil, mas em todo o

..lone Sul, com a mesma intensidade. Assim, em nosso cano, grande

(.arte da literature que cobra os anon que vio dos 60 aos 80, salvo

(:,oucas exceg6es, anteriormente mencionadas, foi produzida polos de-
(.nminados brczzf/fangs/as.

C, Ainda que vivamos em circunstincias diferentes, quash duas d6-

Cadas depois do final do ciclo militar, nem p6r isso, houve um incre-

Clento tio espetacular que pudesse compensar a falta de estudos da-

C.ueles anos. De qualquer forma, o periodo mais recente, se comparado

Cls d6cadas anteriores, tem sido bem maid promissor e acabou p6r pre-

Cenciar o aparecimento de centros de pesquisas voltados Xs quest6es

(:.iternacionais e estrat6gicas .

C Em segundo lugar, porque havia carta relutfncia p6r parte dos

(,,r6prios pesquisadores em engajar-se na anflise disses tomas, com
C3ceio de serum identificados como simpatizantes do regime militar.

C P6r tlltimo, tamb6m, a consci6ncia que os pr6prios pesquisado-

C.3s tinham sobre as dificuldades para a obtengao de material e acesso

C
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is autoridades governamentais, sobretudo militares de alta patents

que ocupavam postos-chavez no governo.

Apenas para exempliflicar, poderfamos mencionar que carta

monte o mesmo nio se aplicava aos estudiosos estrangeiros, com.,J
Thomas Skidmore ou Alfred Stepan, entre outros, que usufrufam dJ

conhecidas facilidades, e tinham livre acesso is autoridades e fonts.J

nacionais, a16m de generosos recursos financeiros para realizar sua-)

pesquisas, ao contrfrio de deus colegas da regiao4. )

O desenvolvimento de estudos nessa area, em termos acad6nh .)

cos, deu-se de maneira muito vagarosa. Polos motivos jf citados, tra.-)

dicionalmente, aqueles que se preocuparam em realizar anilises sobrll)

eases tomas Cram encontrados(e continuam sendo) nos conhecidos re)

dutos castrenses, sqa nos pr6prios departamentos especializado)

existentes nos minist6rios militares, seja em outras instincias estrel)
tamente associadas is mesmas, homo o Instituto de GeograHla e Hist(:,.-)

ria Militar do Brasil, Associag:io dos Diplomados da Escola Superii:l=)
de Guerra, etc. .I)

Assim, a maioria esmagadora da literatura sobre o assunto fk))

produzida p6r militares. Ou sqa, ao contrgrio de muitos pai.ses, prim-:)

cipalmente europeus e mesmo dos Estados Unidos, asta area era (e ei.)

grande medida continua sendo) monop61io do estamento militar. Talc

vez nem tanto polo faso de que des mesmos assim desejassem, e ist.)

Por exemplo STEPAN, Alfred -- ,Bras// - .Los m//i/ares .y /a po/frfca. Buenos Airs""\
Amorrortu Editores. 1974. '''
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(:e convertesse em realidade, mas porque os pr6prios avis se mantive-

(lam afastados de assuntos como eases, a16m das causas jf cicadas, p6r

(..lotivag6es variadas como ignorancia sobre o tema, falta de vontade,

(.eglig6ncia ou incompet6ncia, esquecendo-se da mfxima atribuida a

(:lemenceau de que a guerra 6 assunto importante demais para se dei-

(,:f-la apenas nas m5os dos generais.

C O meio acad6mico s/rfc/o sense participou de forma muito re-

(.uzida na discussio desses problemas, o que n8o 6 diffcil de se enten-

(.er. O proprio desenvolvimento das areas de Ci6ncia Polftica e Rela-
.6es Internacionais no Brasil 6, ainda, relativamente recente. Para

(:;feito de ilustrag:io, poderf amos lembrar que s6 hf circa de dez amos
(.oi criado na Universidade de Sio Paulo, a instituigao de ensino mais

,mportante do pals, o Departamento de Ci&ncia Politica (embora hou-
(.esse area de concentrag2io), desmembrando-o do Departamento de

Cl=i6ncias Socials. No mesmo perfodo, situag2io id6ntica ocorreu na

(.;Jniversidade de Campinas. A Associagao Brasileira de Ci6ncia Polf-

C.ca (ABCP) que congrega os especialistas da area, p6r sua vez, foi
Clandada em 1986, e realizou at6 o momento apenas doin encontros na-

Cionais (o segundo doles em outubro de 2000 na cidade de Sio Paulo).

C) Estudos realizados p6r Alexandre de Barron, Bolivar Lamounier,

C.'ernando Henrique Cardoso e Maria Cecilia Spina ForJaz mostram

(,om nitidez o caminho percorrido pda Ci6ncia Polftica e as dificulda-

Ces para sua institucionalizag:io no pats

C

C

(',Cf. BARROS, A S. C. -- "EI estudio de las relaciones intemacionales en Brasil", in
,.nERINA, R.M.(org.) -- .E/ es/udfo de /as re/acfones f/z/er7zacfona/es en .d/nerfcc
\'Larfna y e/ Caribe, Buenos Aires:Grupo Editor Latinoamericano, 19b). :
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Alexandre de Burros relembra o apoio concedido pda Fundaga(/

Ford para que 16 rec6m-graduados fossem completar sua formagal/

em universidades norte-americanas. Disses que para la foram, muitoi/

concentraram sua atengao em Ci6ncia Politica, enquanto apenas doty

optaram em atuar na area de Relag6es Internacionais, casos de Manly)

Regina Soares de Lima (professora do Instituto Universitfrio de Peg-J

quisas do Rio de Janeiro- IUPERJ e PontiHcia Universidade Cat61icz/

- PUC/RJ), professional de destaque na academia brasileira, e Henri-'/

que de Sousa Novaes (mais voltado is atividades jornalfsticas e du ''
consultoria para grander empresas que atuam no exterior)6. -)

Poderfamos ressaltar, ainda, que se a Ci6ncia Polftica sf/"/c/o;

se/zsu 6 recente no pars, o estudo das relag6es internacionais, em nos-/

sas universidades tamb6m padece do mesmo problema, sends qul/

apenas em 1978 se criou o Conselho Brasileiro de Relag6es InternaclJ
onair (CBRI), no ll Encontro de Nova Friburgo (RJ), e que desdJ
aquela data at6 o presence momento tem funcionado de maneira un?

tanto precaia. O Grupo de Relag6es Intemacionais e Polrtica Extern;P

(GRIPE), no fmbito da Associagao Nacional de P6s-Graduagao tl)
Pesquisa em Ci:ncias Sociais (ANPOCS) foi criado em 1980, p6-'J

ocasiio do IV Encontro Nacional desta Qltima instituigao, nas depen)

d6ncias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). I)

Zairo Borges Cheibub, Maria Regina Soares de Lima, Gerson/
Moura, Gilson Fonseca Junior, Paulo Roberto de Almeida, Scot,

1974)", Dadoi, Rio de Janeiro, IUPERJ (18): 3-32, 1978; FORJAZ, M. C. S. -- ",l:)

emerg6ncia da Ci6ncia Polftica acad6mica no Brasil: aspectos. institucionais", R(.)
vls/a Brash/ezra de C£8mcfas Soc/afs, S5o Paulo, ANPOCS, vo1. 12 (35): 101-12(ji:

' Cf. BARROS, A. S. C., "EI estudio de las rejaciones intemacionales en Brasil '')
OP. Cit.

)
)

\

'\

)

1997

)
'1

8

)
)



C

C

(;ollefson e Antonio Cachapuz de Medeiros, a16m do pr6prio autor

(este texto, ja se debrugaram em maid de uma oportunidade para ma '

clear a evolugao da area de relag6es internacionais no pars, n3o s6 em

<lermos quantitativos (p6r tomas, p6r autores ou p6r regimes), mas tam-
C6m para indicar como andam as discuss6es (ainda muito incipientes)
(=pbrc as teorias das relag6es internacionais no Brasil, homo faz Mani-

la Herz '

C Na d6cada de 70, p6r outro lado, comegou a ser ministrado uma

q;raduagao em Relag6es Internacionais no curio pioneiro da Universi-
Cade de Brasilia (1974), seguido do mestrado uma d6cada depois

Qi984). Nests Qltimo ano, tamb6m a Universidade Estfcio de Sa
<,JNISA) trilhou o mesmo caminho no Rio de Janeiro, oferecendo sua

lyr6pria graduagao. Adentrando nos anon 90, ocorreu a criagao do
C

\''"Cf. FONSECA JR., G. - "Estudos sobre politica externa no Brasil: os tempos re '
(antes (1950 1980)", in FONSECA JR. & LEAO, V. C. (orgs.) - Te/nas de po/fffca
f--ferlza brash/ezra, Brasilia: FUNAG/IPRI/Atica, 1989; CHEIBUB, Z.B. & LIMA,
\B{.R.S. - "Relag6es Intemacionais e polftica externa brasileira: debate iMelectual e
q,..'oduWao acad6mica", Rio de Janeiro, IUPERJ, 1983: mimes; CHEIBUB,Z.b. --
C.UliogrcOa brasizeira de relagaes hternacionais e pozitica exferna. Rio ae.janet-
';o: IUPERJ, 1981, mimeo; LIMA, M.R.S. & MOURA, G. -- ' Relag6es internacio-
(«ais e polftica extema brasileira: uma resenha bib]iografica", B]B, ANTICS,(I JJ: )'

..UO estudo das relag6es internacionais no Brasil", Texts apresentado no Seminfrio
I'ua ABCP em Ouro Proto (MG), 24-28 de julho de 2000, mimes; TOLLEFSQN,
('lott -- "lntemational relations", paper apresentado no Seminfrio de Estudos Brasi-
Airos realizado pda Embaixada 'do Brasil, Washington-USA,2-3 de dezembro de
\z000. mimes, e a ser publicado no Gu de /o f/ze esfudy of.Brazf/ in f/ze (/S', /94i-
C000; MlyAMOTO, Shiguenoli- "0 estudo das relag6es intemacionais no Brasil:

(.- estado da arte : Revfsfa de Socio/ogfa e Po/f/fca, Curitiba, Universidade Federal
''&o Parang,(12): 83-98, 1999.
(
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mestrado tamb6m na PUC-RJ, atrav6s do Instituto de Relag6es Inter-J

nacionais (que hoje ministra o Qnico doutorado na area). Data dos 61-/

limos sein anos uma explosao de cursor de gradual:io em Relag6e-'J

Internacionais, primeiro com o da Pontiffcia Universidade Cat61ica d?

S2io Paulo (em 1995, ligado ao Departamento de Ci&ncia Polftica)?

seguido p6r outros em escala crescente, atingindo atualmente cerca d-l

40 instituig6es (70qo delay concentradas nas regimes Sul/Sudeste). :)

Ao bongo do tempo, no final dos anon 90, o proprio Conselh.,)
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecno16gico (CNPq)r

ag6ncia de fomento a pesquisa do Governo Federal, pertencente &w

Minist6rio da Ci&ncia e Tecnologia, passou a desdobrar o t6pico "PoJ

lrtica Internacional", para efeito de enquadramento das solicitag6e-'/
p6r recursos (bolsas, prqetos, etc.), em 4 subt6picos, a seguir: "Orgs-.)

nizag6es Internacionais'', ''Polftica Externa do Brasil", ''Relag6es Inl:)

ternacionais, Bilaterais e Multilaterais", e contemplando tamb6m tel)
mas estrat6gicos, incluindo o item ''lntegragEio Internacional, ConflitoT)

Guerra e Paz". Nas pr6prias universidades, onde forum criados cursoll)

de Relag6es Internacionais, passaram a ser ministradas algumas discl3

plinas com 6nfase em tomas estrat6gicos. Nomes como '' Poder, guerr:.)

e geopolitica '', "Anflise de conflitos", passaram a fazer parte da grade)

curricular dessas graduag6es, embora nas universidades nio haja rel)

cursor humanos adequadamente preparados para ministrar tail disco-)

plinas, nem contem com acervo bibliografico compatfvel. ~l)

Simultaneamente a institucionalizagEio das grandes areas d.I)

Ci6ncia Poliltica e Relag6es Internacionais, observou-se igualmentel)

um relativo avango no que diz respeito is pesquisas sobre tomas milil)
fares e estrat691cos. --./

)
)

)

)
)
)

)

10



C Primazia dos setores fardados, coma jf foi dito, aos poucos, so-

(:Jrctudo nos anos 80, os assuntos estrat6gicos deixaram de ser alvo

q,articular de atengao dos estudiosos das academias militares (que nio

Cio aqui objeto de nosso texto).
C Muitos anos antes por6m, desde a d6cada de 1920, tomas geo-

(;olfticos jf Cram objeto de estudos por parte dos meios avis, esca-
Cando das instituig6es exclusivamente militares. Conforms pods ser

Comprovado em trabalhos escritos p6r oficiais coma Octavio Testa,
C=arlos de Meira Mattos, ou polo pr6prio actor deste pape/", quanti-

C.ade aprecifvel de textos foi publicada em revistas pertencentes a
C,rgaos pablicos federais, coma o Instituto Brasileiro de Geografia e

(llstatfstica (IBGE), o Conselho Nacional de Geografia ou o Conselho

Clacional de Estatistica, p6r profissionais com formag6es distintas

Cadvogados, professores, diplomatas, historiadores, ge6grafos), como
C.4ois6s Gikovate, Paulo Henrique da Rocha Correa, Therezinha de

CJastro e dezenas de outros estudiosos'

C No Rio de Janeiro, chegou-se inclusive a crier em 1961 o Insti

Cite Brasileiro de Geopolitics, que hf muito tempo encerrou suds ati-

C idades, vendo frustradas as tentativas de ressurgimento nos anon 70.

C
C

C

C
C
C
(

(
11(

(

C
f



O ESTAGiO ATUAL )

Nas duds 61timas d6cadas, pods-se dizer que os estudos estrat(:1)

gicos no pars, envolvendo a universidade brasileira -- ou professore.)

individualmente - passaram p6r cinco grander acontecimentos, qu)
giraram em torno dos seguintes eixos: :)

Num primeiro momento, o marco inicial que vai caracterizar :)

aproximag:io dos estudiosos militares e avis preocupados em analisa:)

assuntos estrat6gicos, em sentido amplo, abarcando representantes d...)

diversas universidades brasileiras, portanto fora dos muros das instin

das estritamente militares, foia realizagao do seminfrio internaciona)
intitulado "Politica e Estrat6gia '', em novembro de 1979. )

Esse primeiro grande encontro foi promovido pelo Convivio -ll)

Sociedade Brasileira de Cultura, reduto tradicional de setores mai.)
conservadores (embora nem todos comungassem a mesma cartilha;l)

cuja diregao era exercida p6r Adolpho Crippa. O seminfrio foi cooill)

denado pele professor Oliveiros da Silva Ferreira e polo general Cai.)

los de Meira Mattos, e realizado em um hotel na cidade de Sio Paulcl)

Dense evento participaram homo expositores e comentadores, milita.)

res e acad6micos conceituados na area, tanto norte-americanos quant:)

brasileiros e latino-americanos. Dentre os primeiros pode-se mencic:)
nar Lewis Tambs, Roger Fontaine, William Perry, Ray S. Cline, Renal-l)

Schneider e Wayne Selcher; pelo lado brasileiro pontificavam os pr61)

prion organizadores, Alexandre de Barros, Ronaldo M. Sardenberg)

Jose Carlos Brandi Aleixo, Carlos Estevam Martins e Vicente Marott :)

Rangel, entre outros, a16m de inl3meros oficiais e ex-ministros da::)
pastas militares. )

)

)

)

)
)
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C Entry os assuntos discutidos foram incluidos t6picos como a

(1)articipagao do Brasil no sistema mundial de poder, a influ6ncia da
(geopol£tica na formagao da polftica internacional, a estrat6gia das

(Brandes pot&ncias, o pensamento militar e a conduta polftica interna-

(cional, quest6es relacionadas com a guerra nuclear, a defesa do siste-

(Ina interamericano, nio deixando de lado a estrat6gia dos parses nio-

Ualinhados .

C Somente quatro anon depois, data em 1983, syria promovido,

(pda mesma instituigao, o segundo e 61timo semin8'io sobre id6ntico
(-lama. Naquela ocasigo estiveram presented, lado a lado, nem sempre

Cfompartilhando id6ias iguais, acad6micos e militares. Na mesma
(oportunidade foi anunciada a criagao do Centro de Estudos Estrat6gi

Ceos(CEE) do Convivio, a16m de ser langado o primeiro exemplar da
(levista cujo noms passou a ser o mesmo do encontro, Po/f/ica e .Es

(rra/dgfa, com os texton apresentados em 1979, acontecimento que

(pude comentar em artigo publicado pda imprensa '
C A principio relutante, parcela significativa do meir acad6mico

(passou a colaborar regularmente com a revista, apes os dois primeiros

(exemplares. Dove-se creditar o sucesso da publicagao ao jornalista
CAnt6nio Carlos Pereira, editorialista de O Estado de S. Paulo, que,

(a16m do trinsito junto is instincias militares, freqtientava com desen-

Clroltura os eventos acad:micos, inclusive nos encontros da ANPOCS,

(sends nio s6 responsavel p6r outros acontecimentos, como estaglou

Cdurante um ano o /nfernafiona/ /nsfifufe of S/rafegic Sfudfes de Lon-

qlres (llSS).

Cl! Cf. meu texts "Discutindo polftica e estrat6gia", "Cultura", 111 (187): 14, O Esrado
,.de S. Pau/o, 08 de janeiro de 1984.
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Como se veda depois, por diverg6ncias naquela instituigao, cl)
CEE foi desativado e a revista que sobreviveu at6 o volume Vlll, enJ

cerrou suas atividades com o exemplar de abril-dezembro de 1990)

Durante o tempo em que circulou, com um total de 24 exemplaresl)

Po//f/ca e .Es//"a/dgia se converteu no veiculo mais importante sobre cl)
assunto, fora do ambiente militar. I)

O segundo instante foia criag:io do NQcleo de Estudos Estrat61

gicos (NEE) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), en:)

1985, apoiado em tr6s grandes eixos temfticos sob a responsabilidade;)
do professor Eliezer Rizzo de Oliveira (Forgas Armadas, Estado e SoJ

ciedade), do coroner Geraldo Lesbat Cavagnari Filho (Estrat6gia) el)

Shiguenoli Miyamoto (Relag6es Internacionais). I)

Desde sua criagao, at6 a presence data, o NEE converteu-se en.)

ponto de refer6ncia sabre o assunto no meio acad6mico. Apesar dt;)

suds instalag6es modestas, e com reduzido compo de apoio, a16m da:;)

restrig6es orgamentarias, foi possfvel organizar ao longs disses anon,)

mais de duas dezenas de semingrios sobre estrat6gia te6rica, sobre (;)

papal do Brasil, sobre o uso da forma nas relag6es internacionais, e so-)

bre a guerra e a paz. Ao dado dessas atividades, os membros da insti-)

tuigao (permanentes e colaboradores) puderam participar ativamentt;)
em encontros nacionais e internacionais sobre os maid variados temasll)

inclusive ajudando na organizag2io de eventos com outras entidadesl)

ou mesmo sendo responsfvel direto pda organizagao do 111 Encontr(;)

Nacional de Estudos Estrat6gicos realizado na Universidade de Cam.-)

pinas em 1998. Face is restrig6es estatutfrias da Universidade, o NEl;)
nio desenvolve atividades docentes (prerrogativa das faculdades (1)

institutos), restringindo-se a realizag5o de seminfios, encontros tl)
pesquisas.J

)
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C A produgao da instituigao era apresentada atrav6s da publica-

(-gao Cadernos Premfssas (aberta a colaboragao externa), surgida em

Cl982, e cujo noms foi alterado para .Nevis/a Pz"emfssas, a partir do

Ccxemplar que lava o nlimero 21, de maid de 2000, quando tamb6m
C..:ncerrou suas atividades com esse mesmo exemplar. Encontram-se,

(.amb6m, em estagio initial os Cadernos de Pesgt/isa, com dois

(-.=xemplares publicados.
C O terceiro momento ocorreu com os Simp6sios de Estudos Es

C..rat6gicos Argentino-Brasileiros, organizados polo Estado-Maior das

C:Forgas Armadas brasileiro e polo Estado Maior Conjunto das Forgas

C.Armadas da Argentina, realizados em Buenos Aires em sua primeira
C.rers5o em abril de 1987, e em Sio Paulo no ano seguinte. Esses

(.eventos contaram com a presenga de avis dos dais parses, sendo que

(.)s texton apresentados nesses dais encontros forum, posteriormente,

Cpublicados pda revista Po/fffca e .Esrrafdgfa (vol. V, ne 3, 1987 e
Cool. VI, ng 3, 1998).

C O estagio seguinte foi marcado polo infcio dos Encontros Naci-
Gnais de Estudos Estrat6gicos, realizados em quatro oponunidades:

C3ras(lia (1994), Sio Paulo (1995), Rio de Janeiro (1996) e Campi-

Cias/Sgo Paulo (1998). O quinto encontro este previsto para o final de

C:001 em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

C Eases encontros caracterizam-se, em primeiro lugar pda sua

(abran96ncia, tanto em terlnos temfticos, regionais, quando instituci-

C)nail, incluindo profissionais brasileiros e estrangeiros. Em segundo

Cougar, pda presenga constants de autoridades do primeiro escalio
Czovernamental, como o Ministro das Relag6es Exteriores, da Fazen-

CJa e do Planejamento ou o Secretfrio de Assuntos Estrat6gicos. Em

Cerceiro lugar, polo entendimento cato do que se entende p6r estrat6-

C
C

C
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gia. Se pensarmos que originalmente a pr6pria terminologia deveria '/

ser referida apenas para quest6es de defesa e seguranga, nessesl?

eventos o que maid se verificou foia exist6ncia de sess6es em que o='

uso do termo adquiriu ampla conotagEio. Assim foram abordados te:'?

mas como as mudangas do ensino superior na era da globalizagao, a-'/

importancia da medicina de grupo para a saiide, passando p6r sepaJ.?

ragao de poderes, estabilidade constitucional, arranjos organizacio-,?
nail e poll.ticas pablicas. A16m do mais, em muitas apresentag6es-/

individuais ou em mesas redondas, em parte apreciavel dos castes, os'/

palestrantes deixavam muito a desejar em termos da qualidade de?

suas falas. Por tiltimo, polo elevado niimero de participantes pre-J

senses nos encontros, is vezes em porno de 500 pessoas, mas que '-/

depois se dispersam completamente polo pats, sem acimulo de reJ-'z
sultados. Ou deja, se hf potencialmente uma clientela muito grande-'/

interessada nos tomas estrat6gicos, entao, 6 6bvio, o que tem faltado-/

6 uma capacidade para aglutinar tail pessoas, tanto dentro das uni '-'/

versidades coma fora do gmbito estritamente acad&mico, criando-)

outras instituig6es e reunindo profissionais com as mais variadas-/
formag6es. -/

Conforms explicitavam em 1994 os organizadores do I ENEE~l)

o Centro de Estudos Estrat6gicos da Secretaria de Assuntos Estrat63-J

gicos da Presid6ncia da Rep6blica (CEE/SAE/PR), e o N6cleo deJ
Anflise Interdisciplinar de Polfticas e Estrat6gias da Universidade-J
de Sio Paulo (NAIPPE/USP), a id6ia para aquele encontro (e os fu--)

turos) teve claus motivag6es: "estimulados pda necessidade de to ')
mentar e proporcionar novak oportunidades para o congragamento, aJ

troca de informag6es sobre projetos e programas e o debate entree

especialistas, resolveram unir esforgos e promover em Brasilia uln)

)

)
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(-encontro das pessoas que se interessam pelos estudos estrat6gicos no
CBrasil"io.

C O ll Encontro foi organizado polo NAIPPE/USP, enquanto o lll

Cove como co-anfitri6es a Escola Superior de Guerra, a Universidade

CFederal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual do Rio

(ie Janeiro (UERJ), ao passo que a 61tima edigEio dos encontros foi re-

Calizada em 1998, na cidade de Campinas, sob os auspfcios do Ndcleo

Clue Estudos Estrat6gicos da UNICAMP.

C) Finalmente, o quinto e Qltimo estfgio do desenvolvimento da

Circa no pars, 6 marcado pda participagao de professores e pesquisado-

Cfes em atividades promovidas pelo Center for Hemispheric Defense
C3tudies (CHDS), a partir de 1998, em Washington-DC, seja nos
C.seminfrios de tr6s semanas, deja nos encontros mais braves como o

Ctesearch and Education Defense and Security Studies (REDES).

C Verificaram-se, evidentemente, a16m desses cinco momentos,

Catividades paralelas, incluindo numerosos encontros e mesas redon-

CJas, que abordavam desde a quest:io da estrat6gia, at6 a criag:io de

(outras instituig6es, como o Centro Brasileiro de Estudos Estrat6gicos

(I.CEBRES, 1981) -- que abrange principalmente oficiais da reserva,

C=x-diplomatas, profissionais de diferentes categorias, incluindo alguns
Clo meio acad6mico, - o NQcleo de Estudos Estrat6gicos (NEE) da

CI.Jniversidade Federal Fluminense em 1988, o Instituto Brasileiro de

C4.ssuntos Estrat6gicos (IBAE) e o proprio NAIPPE(1992), os dois al-

C.imos sediados na cidade de S:io Paulo. A16m disses pods-se mencio-

C:iar, ainda, o Grupo de Debates Estrat6gicos de Recife/Pernambuco, os

Cqicleos de Estudos Estrat6gicos (NEST) criados em Florian6polis, na

\- o Citagao retirada do programa do I ENEE, p. 2, mimes.

C
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Universidade Federal de Santa Catalina (novembro de 1993) e em Re.J

fife na Universidade Federal de Pernambuco(margo de 2000), -- mas-/

que passou a funcionar efetivamente a partir de junho de 2001 --, cl)
Centro de Estudos das Americas, da Universidade Cfndido MendesD

do Rio de Janeiro (UCAM-RJ), -- que desenvolve atualmente um pro '/

jets de pesquisa intitulado "lnsergao internacional de seguranga d&J
Brasil '', - o Grupo de Estudos Estrat6gicos (GEE/C00PE) da Univerf)
sidade Federal do Rio de Janeiro; e sites que trazem informag6es so--/

bre os tomas, como o http://Bfwwdefesanet:f(>lD::lx, e o da Universi-)
dade Federal de Uberlfndia (http://www.geocities.com/conflitos/)'-J

Disses agora mencionados, o NAIPPE 6, sem qualquer sombra de;J

davida, um dos mais importantes, estando ancorado na Universidade:)

de Silo Paulo, e o que maid atividades tem desenvolvido, tends pu--l
blicado vfrios livros como os Anais do 111 ENEE p6r ele organizadol)
a16m de um volume inteiro dedicado aos conflitos localizados ndl)

mundo contemporaneo; conte-se, ainda, os semingrios regulares ofe-l)
recidos anualmente. J

Embora as atividades sobre assuntos estrat6gicos estejam con)
centradas na parte sudeste do pars, fundamentalmente no estado de,.J

Sio Paulo, observou-se que o tema mereceu atengao em outras locali-l)

dades, ainda que de maneira um tanto dispersa. Na Universidade Fe:)

doral de S:io Carlos (UFSCar), circa de 230 qui16metros da capita,J

paulista, realizou-se em julho de 1996 um ciclo de palestras cujo temp:)

central era a guerra e a paz. Nos encontros da ANPOCS algumas ses::)

sees contemplaram discuss6es sobre o tema, ainda que nio se repetis)
se o mesmo anualmente. Quest6es estrat6gicas Cram eventualmentfl)

objeto de discussio em ciclos realizados pda Pontiffcia Universidadel)

Cat6]ica de Sio Paulo, pelo Ndcleo de Pesquisa (NUPRI/USP) pel(;)

'D
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,nstituto de Pesquisa sobre Relag6es Internacionais (IPRI) do Minist6-

io das Relag6es Exteriores, pelo Instituto Alberto Pasqualini do Rio

'(ie Janeiro, pda Fundag:io Armando Alvarez Penteado de Sio Paulo,

las reunites da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci6ncia
\SBPC), nos congressos estaduais e nacionais de soci61ogos, na Uni-

;ersidade Estadual Paulista (UNESP) em sous diversos ca/mpf, na As-

.dociagEio Internacional de Pesquisa para a Paz (IPRA), no Rio de Ja-

.ieiro, na Universidade de Brasilia, na Faculdade de Filosofia, Ci6nci-

us de Letras de Paranagua/Parang, etc.

(: A produgao sobre o lama, de maneira ampla, passou a ser objeto

elle interesse p6r parte de pesquisadores ligados a universidade, em lu-

kas dissertag6es de mestrado e tests de doutorado, que at6 entio se de-

(.zinham a anflise das relag6es internacionais em sentido maid gen6rico

{uu a assuntos correlatos

JOTAS FINALS

{: Apesar de verificar-se razofvel aumento do n6mero de pessoas e

(:Je instituig6es que passaram a se dedicar aos estudos estrat&gicos no

thais, particularmente na iltima d6cada, 6 premature afirmar que se
(.strata de uma area consolidada, enfrentando os mesmos problemas pe '

tas quaid paisa, ainda, o campo das Relag6es Internacionais (se bem

Clue estas estqam em nitida vantagem). Com um agravante. Enquanto
(asta liltima tem sido considerada muito importante, jf que a velocida-

CJe imprimida polos meios de comunicagao (televisao a cabo, internet,

t=tc.) tem levado o mundo para dentro de today as cases, brando-as do

<..solamento nacional, os temas estrat6gico-militares permanecem sen-
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do estreitamente identificados e considerados como assuntos pertiJ
nentes a caserna. .)

De um lada, nota-se que as pesquisas, os curios e os profissicb
nail voltados para a estrat6gia enconEram-se, ainda, concentrados erl:)

uma ou outra instituigao, e s&o os mesmos que atuam na &ea hf bas..)

tanto tempo- lsto 6 perceptivel, p6r exemplo, no n6mero de pessoa:)
que participaram at6 o memento dos pr6prios semingrios do CHDS E)

do programa REDES. Grande parte desses pesquisadores/professoresl)

que compareceram em maid de uma ocasiio aos eventos do CHDS, h.)
tempos circulam nas instituig6es aqui mencionadas e mant6m estreittl.)

vinculo com o N6cleo de Estudos Estrat6gicos, deja como membrosl)

coma professores ou coma alunos dos curses de p6s-gradual:io dl:)
UNICAMP.:)

Apenas dois membros do NAIPPE, incluindo o coordenadoil5

estiveram presences em eventos do CHDS. Em parte, isto 6 interest.'
sante, porque faz com que essen profissionais aprimorem seus conhe:)

cimentos e ampliem os contatos com os demais colegas das Americas,

elaborando projetos conjuntos. P6r outra parte, este fate indira que l=}
nQmero de professores/pesquisadores diretamente envolvidos nesse:)

estudos, nas universidades do pals 6, visivelmente, pouco significati-)
vo, embora centenas de pessoas freqtientem os encontros nacionais:)'

por motives variados que n2o foram ainda devidamente mapeados. )
Uma forma de aumentar a participagao de outros soto:)

res/universidades deveria, portanto, receber atengao maier p6r parttl)
do CHDS, uma das instituig6es mats interessadas no desenvolvimentf)

deste campo de estudos no continente latino-americano. lsto poderii:)

ser frito tanto palo encaminhamento de Jo/tiers com informag6es so l}

bre o que 6 o CHDS, sous objetivos, quaid as modalidades de cursosjl)

)
)
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prazos para inscrigao, crit&rios de selegao, etc., (nao se reslringindo

kapenas is infomlag6es colocadas na internet) para os departamentos
.le Ci6ncia Poll.tica, Relag6es Internacionais e Hist6ria, entry outros

eursos, a16m dos programas de p6s-graduagao (mestrado e doutorado)

Qe todas as instituig6es pablicas e particulates do pai.s que realizam
:~Jstudos e trabalhos nas areas citadas. Ou enta.o, simplesmente, convi-

yando representantes dessas instituig6es para sous cursor. Por outro
.ado, este liltimo tipo de atuagao poderg., certamente, friar reag6es

vontrgrias a participagao de docentes representando oficialmente os
aepartamentos e universidades, em eventos desta natureza, por des-

.don6iangas do pr6prio meio acad6mico brasileiro, por exemplo, ja que

(.o CHDS faz parte da National Defense University, pertencente ao De-

\partamento de Defesa norte-americano.

Em segundo lugar, o encerramento das atividades do Centro de

:.3studos Estrat6gicos do Convfvio e da revista .Po/ffica e fs/z"a/({gia,

.=onstitui.ram-se em grandes perdas que n3.o foram at6 o momento re-

postas, jf que nio surgiu outra entidade com igual peso que a pudesse
.ubstituir.

(.' lsto nostra, p6r ouuo lada, que a sobreviv6ncia de programas e

(.$ublicag6es tem dependido, at6 agora, fundamentalmente, de esforgos
ndividuais -- no caso dos jornalistas de O fs/ado de S. Paz//o, Antonio

(.Carlos Pereira e do professor Oliveiros da Silva Ferreira, que deram

mpulso ao CEE/Convi.vio, criando depois o IBAE, que praticamente
iesapareceu nos 61timos anos

Em terceiro lugar, o i.mpeto inicial ocasionado polos primeiros
.:;ncontros nacionais de estudos estrat6gicos arrefeceu, observando-se

.iificuldades para a realizagao dos mesmos, que deveriam ser anuais.
.<ealizados em 1994, e nos dois anon seguintes, a quarta edigao s6
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oconeu dots anon depois, enquanto o pr6ximo encontro serf concrete:

zado (se o for), com tr6s anon de intervalo. O que significa dizer qUu
s8o observadas dificuldades para que uma instituigao de grande porlb '

assuma o events, vista que as que dispunham de algum capital
human

no na area ja deram sua quota, realizando sua parte. Daf o pr6xim\:'''

encontro estar sob a responsabilidade da Escola Superior de Geopoli=

rica e Estrat6gia D. Joio VI, completamente desconhecida fora da cb '

dade de Porto Alegre/Rio Grande do Sul e at6 do meir acad6mico lol

cal. Na mesma ocasiEio este previsto, tamb6m, o I ' Encontro de Este:l

dos Estrat6gicos do Mercosul. . 'll

Verifica-se que a mica revista que circula no meio acad6micd,/

especificamente dedicada ao tema, a Premfssas do NEE/UNICAMI f '

tem apresentado com freqti6ncia problemas de edigao, sofrendo const'w
derfveis atrasos desde abril de 1997, a16m de sua limitada tiragerJ

(oscilando em torno de 500 exemplares)face is pr6prias restrig6ea '

orgamentarias da universidade. Situagao parecida 6 observada
c01#

as publicag6es do CEBRES. A Farce/"ias .Es/rafggfcas, que sempi{

traz boas contribuig6es dos meios acad6mico, governamental e empre-7'

serial, editada polo Centro de Estudos Estrat6gicos do Minist6rio d2.

Ci6ncia e Tecnologia, desde maid de 1996, chegou agora ao 10' nt-'J.
miro. At6 recentemente, o CEE esteve sob a coordenagao de Carlos

Henrique Cardim, professor da Universidade de Brasilia e diplomats
de carreira. Nests local, professores sempre ocuparam (ocupan/

postos-chave, casos do proprio Cardim e de Eiiti Sato (a16m d)
Thomaz Guedes da Costa e outros profissionais graduados em Rely-/

gees Internacionais que hoje se encontram retirados), mesmo quand?
o Centro se achava subordinado a antiga Secretaria de Assuntos Es-/;

trat6aicos.
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t No que concerns aos grupos que pudessem converter-se em
Xentros irradiadores de estudos estrat&gicos, a situag:io n:io 6 tio

qtentadora, como a primeira vista poderia parecer. A iniciativa de jo-

''ens pesquisadores em fazer funcionar uma associag:io de ex-

'(participantes dos encontros do CHDS, apesar de se lavrar ata consti-
mindo-a formalmente em 2000, foi deixada de lado apes algumas reu-

qii6es, ja que instincia semelhante visando aglutina-los foi criada no
<'aMbito da Escola Superior de Guerra. Embora etta Qltima instituigao

qenha se aproximado do meio acad6mico nos 61timos ands, n:io en-
tOntrou id6ntica receptividade, p6r parte da universidade. A ESG que,

(.ioje, discute seu novo paper, frente is transformag6es regionais e glo

laid, a16m de mudangas institucionais nos ex-minist6rios militares,

(com a criagao do Minist6rio da Defesa, continua sendo uma institui-
cgo com caracteristicas castrenses, motivo suficiente para que grande

-parte da academia a veja como /ochs que nio devs ser privilegiado em

sous contatos. Mesmo porque, desde sua criagao em 1949, tal entidade

.,empre fez questao de enfatizar e alardear conceitos que foram, posts

C.lormente, identificados com as posturas autoritfrias assumidas polo

(governo no p6s-64, e outorgando-se o papal de irradiadora de influ6n-

(dias nesse perfodo.

(:, No plano estritamente acad6mico, embora sempre houvesse

C.extol relatives a temas estrat6gicos, os grupos de trabalho sobre

<l Relag6es Internacionais e Politica Externa" (GRIPE - criado em

{.980) e o de "Forgas Armadas, Estado e Sociedade" (1983), organiza-

aos em imbito nacional na ANPOCS, sofreram alguns revezes. Ape-

oar de funcionar na ANPOCS desde o quarto encontro, o GRIPE este-

(ve fora da programagao dos encontros anuais de 1995 a 1997, voltan-

<IJo em 1998, com o nome de ''Polftica Internacional". O Grupo de

(
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