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RESUMO 

Este trabalho busca identificar os postulados de atua9ao do Brasil no contexto 

internacional durante o governo Castelo Branco (1964-1967), a partir do bin6mio 

segurana e desenvolvimento. Defende a hip6tese de que a seguran9a no subordinou o 

desenvolvimento nesse perodo - como as interpreta96es correntes costumam sugerir ー  
mas sim que a seguran9a articulou-se com urna nova op9ao de desenvolvimento: o 

desenvolvimentismo associado ao capital internacional. Dentro dessa perspectiva, este 

trabalho discute e matiza os principios fundamentais da poltica externa do Governo 

Castelo Branco, sua articulaao com o bin6mio seguran9a e desenvolvimento e as 

pnncipais atua6es internacionais do Brasil no perodo. Entre as principais mudan9as da 

politica externa do governo Castelo Branco em relaao ao governo anterior, esto: a 

utilizaao da Doutrina de Seguran9a Nacional, com e nfase na divisao do mundo em 

fronteiras ideol6gicas, como modelo te6rico para a inserao continental do Brasil; uma 

expressiva aproxima9ao dos Estados Unidos e a diminui9ao da presena brasileira em 

quest6es extra-hemisfricas. 

ABSTRACT 

The present study aims at the identification of Brazil's acting assumption in the 

international context during Castelo Branco's government (1964-1967) from de 

binomial security and development. It supports the hypothesis that development was not 

subjected to security in that period - as current views usually suggest. Indeed, security 

was associated as a new option of development: development linked to foreign capital 

Within this point of view, this work discusses and varies the main principles in the 

foreign policy of Castelo Branco's government, its association to the binomial security 

and development and the Brazilian main foreign actings in the period. Among the major 

changes in the foreign policy of Castelo Branco's government, related to the previous 

government, are: the employment of the National Security Principle, emphasizing the 

world division in ideological frontiers, as a theoretic model for continental insertion of 

Brazil; an expressive approach to the USA and the decrease of the Brazilian presence in 

extra-hemispherical issues. 
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加trodu 如  

O Golpe militar de 1964, no Brasil, foi o desfecho de uma profunda luta entre 

projetos antagnicos que disputavam poder e encontravam-se, nos momentos anteriores 

ao golpe, em situa9ao de um inst言vel equilbrio. A solu9乞o "t6cnica" advinda com o 

Golpe foi acompanhada da instaura9ao de um regime militar, apoiado por civis, que 

imprimiram um modelo de desenvolvimento econ6mico gestado e idealizado pelo novo 

bloco de poder que se assenhorava do pais. O modelo poltico-econmico populista foi 

interrompido, cedendo espa9o para uma moderniza9ao conservadora. Moderniza9ao, 

porque procurava consolidar a implantaao das rela6es capitalistas no Brasil 

Conservadora, pois negava, a boa parcela da popula9ao, os beneficios econ6micos e 

politicos dessa moderniza9do. Assim, o Golpe militar, e a implanta9乞o de seu regime, 

alterou o equilibrio de foras e introduziu uma reorienta9do no curso hist6rico do pais, 

tanto na sua esfera interna quanto na externa - sua politica exterior. 

Os estudos sobre o regime militar, assim como sobre a politica exterior do 

Brasil, tem-se avolumado nos 丘  ltimos anos. Entretanto, verifica-se uma carncia no 

que tange a politica externa do Governo Castelo Branco. De fato, durante esta pesquisa 

constatei a carncia de um trabalho que cobrisse, de forma ampla, orgnica e 

sistemtica, esse tema. Os trabalhos mencionados na bibliografia analisam perodos 

mais longos e/ou temticas correlatas. 

No obstante, muitas das interpreta96es correntes carecem de uma andlise mais 

profunda e de uma critica rigorosa dos postulados aplicados na pesquisa. Tendem a 

analisar a politica externa como se essa fosse o resultado de um todo coerente emanado 

da sociedade, ignorando que as formula96es estatais - incluindo ai a politica externa - 
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sao tamb6m um resultado das prprias contradi96es internas da sociedade, em 

permanente disputa e reorientaao. 

O objetivo desta pesquisa 6 tentar, dentro dos seus limites, cobrir uma lacuna 

nas pesquisas sobre politica exterior do Brasil. Dentro dessa perspectiva, procurar 

iden4/Icar quais os postulados bあEcos de atua戸o do Brasil no contexto internacional 

durante o governo Castelo Branco, bem como os principais acontecimentos relativos ao 

tema proposto. Nesta perspectiva, constitui uma tentativa de encontrar o ponto de 

cruzamento entre trs avenidas, que correm quase sempre paralelas, continuamente 

trafegadas pela historiografia brasileira: o estudo do regime militar, que adveio ap6s o 

Golpe de 31 de maro de 1964; a inserdo internacional do Brasil, multilateral e 

desenvolvimentista, principalmente na segunda metade do s6culo XX; e o sistema 

internacional vigente na d6cada de 1960 

Assim, nesta disserta9ao de mestrado, procurei delimitar e desenvolver meu 

objeto de estudo, que consiste em apreender, de forma global, a poltica externa do 

governo Castelo Branco. A delimita9をo das vanveis fundamentais para a compreenso 

de tal poltica externa adveio do estudo e da anlise da produ9ao sobre o assunto e da 

massa documental produzida na poca. As fontes consistiram de bibliografia 

especializada, que tambdm forneceram subsidios para a formula9ao das hip6teses 

explicativas, de jornais da e poca e de documentos produzidos pelo Minist6rio das 

Rela96es Exteriores ー  tratados e discursos. Creio que estes constituem uma massa 

documental razo自vel para o objetivo proposto, ja adiantando que no estou a procura de 

nenhum "documento secreto" que comprove um fato especifico, pois meu interesse 

consiste em apreender as regularidades do periodo em questo 
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A constru9ao te6rica, do objeto em questao, parte da andlise do carter do 

Estado e de suas rela96es com a esfera interna e externa. Neste sentido, busco delimitar 

quais os principais condicionantes na formula9ao da politica externa e sua intera9o 

com o meio internacional. 

No plano concreto, verifica-se que o Brasil rompeu rela96es diplomticas com 

Cuba em maio de 1964,1 procurou eliminar 自  reas de atrito com os EUA, enviou foras 

brasileiras (FAIBRAS) para combater, ao lado dos Estados Unidos, na Republica 

Dominicana e defendeu - junto a OEA - a institucionaliza o da Fora Interamericana 

de Paz, como instrumento de seguran9a coletiva no continente contra a subverso 

comunista. Ainda dividiu a atua9o da politica exterior em a reas de interesse, 

compreendendo, em circulos concentricos, a Am6rica Latina, o continente americano e 

o mundo ocidental. 

Na 自  rea que abrange o primeiro e o segundo circulo concentrico (continente 

americano), o Brasil assumiu uma politica de aliado preferencial dos EUA. Para dar 

mostras de boa vontade para com os EIJA, o Brasil rompeu rela96es com Cuba em 1964 

e participou da invas言o da Republica Dominicana em 1965. Tamb6m apoiou a id6ia 

norte-americana de constitui9ao de uma Fora Interamericana de Paz, que teria 

condi96es de intervir em paises latino-americanos que passassem por instabilidade 

politica. 

Ja quanto ao terceiro circulo concentrico, que corresponde s rela96es extra- 

hemisfncas ocidentais, a politica externa brasileira sofreu um relativo recuo, embora 

nきo signifique abandono. As rela96es com a Europa foram mantidas, mas o enfoque 

teria um conte丘do mais comercial que poltico. 

'N乞o obstante, inclusive, uma certa hesita9ao do Chanceler Vasco Leitらo da Cunha 
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No plano das interpreta6es dos principais autores que versaram sobre a politica 

externa do perodo em questo, verificam-se vrias coincidencias interpretativas, mas 

tamb6m algumas nuances. 

Moniz Bandeira2 afirma que o governo Castelo Branco pautou sua politica 

externa pelo alinhamento com os ETJA e pela limitaao da independencia com o 

respectivo reforo a s id6ias de interdependencia e de fronteiras ideol6gicas. Estas 

significavam o alargamento das fronteiras de seguran9a nacional e vigilancia constante 

para evitar que algum pais prximo caisse sob um governo comunista. Como principal 

instrumento, foi incentivada a institucionalizaao de uma Fora Interamericana de Paz, 

no a mbito da OEA. Entretanto, como lembra Moniz Bandeira, a id6ia de cria9ao de tal 

fora foi abandonada, no inicio de 1966, em fun9乞o de resistencias externas - em 

especial Chile e Mdxico - e, tamb6m, de resistencias internas das prprias Foras 

Armadas brasileiras e dos setores mais nacionalistas da sociedade, que temiam a 

diminui9ao dos seus poderes - articulados em torno do discurso da soberania - para um 

poder supranacional. 

Gon9alves e Miyamoto3 trabalham com a iddia de que a instala9ao do regime de 

Castelo Branco oficializou as diretrizes de poltica externa concebidas e recomendadas 

pela Escola Superior de Guena, tendo como principal te6rico Golbery do Couto e Silva. 

Essa politica era calcada no bin6mio seguran9a e desenvolvimento, sendo prioritrias as 

a96es que fortalecessem a seguran9a coletiva. Garantindo a seguran9a coletiva - o que 

2No trabalho: BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Poltica internacional na Amdrica Latina: O 
continente nas rela6es Argentina-Brasil (1930-1992). S5o Paulo: Ensaio, 1993- 2 edi 乞o- 1995; e 
BANDEIRA, Moniz. Brasil-Estados Unidos: A rivalidade emergente (1950-1988). Rio de Janeiro: Ed. 
Civiliza9ao Brasileira, 1989. 
3 No artigo: GON CALVES, Williams e MIYAMOTO, Shiguenoli. Os Militares na Poltica Externa 
Brasileira: 1964-1984. Estudos Histricos. Rio de Janeiro: vol. 06, n. 12, 1993, p. 211-243. Este artigo 
consiste numa das poucas sistematiza96es conhecidas sobre a politica externa dos militares, mas que sofre 
das simplica6es inerentes a esse tipo de trabalho 
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na prtica significava apoio a politica norte-americana de defesa do continente contra o 

ass6dio comunista - estava-se fortalecendo o caminho para o desenvolvimento 

Para Carlos Estevam Martins4, a defini9ao do sistema internacional a partir da 

Guerra Fria, durante o governo Castelo Branco, apresentava-se como um dos 

componentes essenciais para a legitimidade da manuten9ao do poder militar, O Golpe 

de 1964 era apresentado como uma necessidade da Guerra Fria e a sobreviv6ncia da 

coletividade ocidental adviria da defesa da seguran9a coletiva. Para alcan9ar a defesa 

coletiva, seria necessdrio redefinir o conceito de soberania do pais, passando da 

independencia para a interdependencia. A tese da seguran9a coletiva pressupunha uma 

lideran9a - os Estados Unidos - e algumas sub-lideran9as no continente - como o Brasil 

e o Mxico. 

A caracterstica dominante do perodo do Governo Castelo Branco 6 interpretada 

por Carlos Estevam Martins como sendo subimperialista. Basicamente consiste, para o 

Brasil, em uma divisao continental das fun96es, cabendo, a este, preencher o vcuo de 

poder resultante do retraimento norte-americano, mas aceitando a hegemonia 

inquestionavel dos EUA e a premissa do desenvolvimento associado a este.5 O Brasil 

garantina a seguran9a para a amplia9ao dos investimentos norte-americanos enquanto 

estes diminuiriam sua presena poltica e econmica na Am6rica Latina. Os EUA 

ampliariam o acesso a mercados para seu aliado preferencial, que assim teria uma "(...) 

oportunidade de co-participaao na explora9乞o imperialista da periferia".6 

Tamb6m trabalhando com a tese do subimperialismo, o uruguaio Vivian Trias 

afirma que este conceito deve ser aplicado para denominar o carter das rela96es do 

4 No trabalho: MARTINS, Carlos Estevam. Brasil - Estados Unidos: do 60 aos 70. Cadernos Cebrap, n, 
9, 1975. 
5 Id., ibid., p. 20 
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Brasil com o Prata durante o governo Castelo Branco. Tal autor entende que os 

objetivos do Brasil no Prata reforam a tese de que este se pretendia um papel de pais- 

chave dos EIJA na Am6rica Latina, executando uma politica subimperialista. 

Conforme Vivian Trias, os EUA controlavam as estruturas industriais brasileiras e 

procuravam impulsionar a expansao do capitalismo brasileiro, aproveitando os recursos 

naturais dos paises vizinhos. Caracterizando uma diviso continental do trabalho, o 

Brasil ocuparia uma posi9ao intennediria.7 

Ja Amado Cervo e Clodoaldo Bueno compreendem a politica externa do 

Governo Castelo Branco como "um passo fora da cadncia"8, que, mesmo pretendendo 

recuperar a tradi9ao da politica externa brasileira - estar a servi9o do desenvolvimento 

nacional - e afastar-se dos desvios da Poltica externa independente (PET), acabou 

limitando sua soberania e tornando-se vulnervel a s investidas do imperialismo, em 

especial o norte-americano.9 Entretanto, havia dimens6es remanescentes - como o 

nacionalismo e o universalismo, temperados por certa dose de realismo - em 

permanente contradi9ao com os novos rumos tomados pela politica externa do Governo 

Castelo Branco. Para explicar o curto periodo dessa experiencia diplomtica, Cervo 

lembra a necessidade da reformula9ao empreendida por Costa e Silva, o sucessor de 

Castelo Branco. No obstante, continua o autor, a politica externa de Castelo Branco 

recolhia criticas tanto no plano interno (dos setores mais nacionalistas, tanto a esquerda 

quanto a direita) quanto no plano externo, como da Venezuela, que rompeu rela96es 

diplomticas com o Brasil, e do Chile, que tinha reservas quanto a s inten96es do 

governo brasileiro. 

61d., ibid 
7TRIAS, Vivian. Imperialismo y Geopoltica na Am'rica Latina. Montevideu: El Sol, 1967, p. 256 
。 CERVO, Amado e BUENO, Clodoaldo. Hist うria da Poltica Exierior do Brasil. S豆o Paulo: tica, 1992. 
p. 332. 
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Em outro trabalho', Amado Cervo analisou esse periodo como sendo de lutas 

entre duas posi96es polarizadas: nacionalismo-desenvolvimentista e desenvolvimento 

associado. Estas duas tendencias bifurcaram-se desde os anos 1930 e passaram a 

influenciar as decis6es de politica exterior. Pode-se acrescentar, tamb6m, que a d6cada 

de 1960 foi o perodo em que estas duas correntes experimentaram suas teses estando 

no poder. 

Como resultante dessas analises, entendo que todos estes pesquisadores 

verificam que a atua9乞o do governo Castelo Branco representou uma virada em rela 乞o 

良 Poltica Externa Independente. Tinha como base as prprias lutas politicas e sociais 

do Brasil e suas contradi96es eram o reflexo das contradi96es dos modelos de 

sociedade. 

Embora essas abordagens sejam extremamente esclarecedoras para a anlise do 

tema proposto, algumas ressalvas devem ser feitas. Nesse sentido, penso que 

desconsiderou-se elementos importantes para uma andlise global do perodo, como a 

dinmica militar e o agudo conflito de classes. Assim como nas rela96es com os EUA - 

certamente o eixo norteador da diplomacia do perodo - desconsiderou-se alguns 

momentos de distanciamento. Considero que esses modelos de interpretaao devem ser 

mediatizados ante as tens6es e contradi96es constituintes do pr6prio perodo. Nesse 

sentido, interpreto como muito apropriadas as observa6es de Carlos Estevam Martins, 

que observa as contradi96es da politica externa do perodo como tamb6m resultado das 

contradi96es internas da sociedade. Dai o objetivo deste trabalho de pesquisa, que 

realizar uma sintese integrada e global sobre a politica exterior desse governo militar 

9 Id., ibid., p. 336 
10CERVO, Amado. Rela6es internacionais do Brasil. In: CERVO, Amado Luiz (org.) O Desafio 
Internacional: apoltica exterior do Brasil de 1930 aos nossos dias. Braslia. Editora Universidade de 
Brasilia, 1994., P. 39. 
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Outro problema verificado nestas interpreta96es 6 a falta de conjuga9ao entre a 

tradi9言o e a ruptura. Por tradi9ao entende-se aqui as estruturas gerais da atua9ao da 

politica exterior do Brasil, em especial ap6s 1930, quando a diplomacia assume, de 

forma crescente e continua, o vetor do desenvolvimento como objetivo basico, assim 

como o acumulado hist6rico da experiencia diplomtica do Brasil. Como ruptura, 

entende-se as vari自veis conjunturais e especificas que atuam de forma meditica com a 

estrutura. 

Dessa forma, entendo que hd uma tradi9ao em politica externa - multilateral e 

desenvolvimentista ー, h uma continuidade na poltica externa do regime militar - 

marcada pela especificidade do regime -, como tamb6m h uma singularidade na 

atua9ao de cada governo militar. A dinmica pr6pria da politica externa de um 

determinado governo militar estd, pois, inserido dentro destes dois contextos maiores - 

o acumulado histrico da experiencia diplomtica brasileira e a especificidade do 

regime militar. Assim, considero serem extremamente esclarecedores, nao s6 os 

momentos de ruptura na politica externa do Governo Castelo Branco, mas tamb6m 

como estes se conjugaram com continuidades. 

H tamb6m uma tendencia em qualificar a politica externa do Governo Castelo 

Branco como um recuo - um refluxo, um anacronismo, pouco adequada aos interesses 

do Brasil, com resultados pifios. Isso fica explicitado na anlise de Amado Cervo e 

Clodoaldo Bueno: "O projeto de poltica externa de Castelo Branco, assim elaborado, 

teve vida curta e apresentou resultados efmeros, porque no marchava com o tempo e 

nem veio a corresponder em escala aceitavel a necessidades, interesses e aspira96es 
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nacionais. (...). Diante desse quadro mundial, a politica externa de Castelo Branco 

apresentava-se como um anacronismo." 

Considero um eixo de interpreta9ao mais pertinente entender a origem dos 

diversos modelos de interesse nacional e as lutas existentes para defini-lo. Para tanto, 

necess自rio compreender o Estado como nao sendo um mediador imparcial e defensor 

do interesse nacional, mas sim estando ele prprio sujeito a essas lutas e incorporando, 

no seu discurso e na sua prtica, as lutas pelo poder no bloco hegem6nico. Se a politica 

de Estado 6 o reflexo das lutas intra-estado e da relaao do estado com a sociedade 

civil, ela 6 sempre condizente com o pacto de poder. Mesmo que a poltica externa 

fosse anacrnica, seria importante questionar: por que existia e a quem servia uma 

politica externa anacrnica? 

Dessa forma, entendo que o questionamento em torno dos resultados fica melhor 

colocado se for levado em conta a servi9o de quem (grupo, setor ou classe social) 

determinada politica foi implementada.E , pois, necess自rio trabalhar com um modelo 

te6rico que abarque tambdm as rela6es e contradi96es fundamentais numa sociedade 

estruturada em classes sociais, para poder entender, entao, quais eram as expectativas 

internas e externas quanto politica exterior. 

Objetivos 

Meu objetivo gera! consiste em verificar as onenta96es fundamentais da politica 

externa do Governo Castelo Branco, a partir de sua inter-rela9ao com o contexto interno 

e externo. Esse objetivo gera! pode ser desdobrado em dois especificos 

A) Verificar qual o pacto interno que permitiu a formulaao e implantaao da poltica 

externa do governo Castelo Branco, ou seja, o que estava em jogo quando determinada 

"CERVO, Amado e BUENO, Clodoaldo. Op. Cit.. p. 336-337 
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politica foi implementada. Estudar seus postulados basicos a partir do desdobramento 

do bin6mio seguranga e desenvolvimento, analisando como esses conceitos se 

articularam e sustentaram a politica externa do governo em questao. Verificar, enfim, as 

rupturas e continuidades em relaao ao acumulado hist6rico da diplomacia brasileira, 

especialmente em rela9含o a Politica Externa Independente 

B) Caracterizar o panorama externo vivenciado durante o Governo Castelo Branco e 

verificar como ocorreu a inter-rela9ao entre a politica externa e o contexto 

internacional neste perodo. Neste sentido, procuro perceber as rela96es do Brasil com 

diversas esferas internacionais, de acordo com a prpria prioridade de interesses 

enunciada no perodo: em circulos concentricos, que compreendem, a Am6rica Latina, 

o continente americano e o mundo ocidental 

Hip 6teses 

As hip6teses que orientam esta pesquisa consistem nas seguintes 

1. Apesar do nitido golpe a estrutura politica e econ6mica do populismo, a luta pelo 

poder no Brasil no foi concluida em 1964. 0 Golpe marcou uma redefini9ao dos atores 

- com a exclusao de diversos outros - que se aglutinavam em torno de diversos 

interesses e projetos, entre os quais o carter do regime e as op96es de 

desenvolvimento. Castelo Branco passou, crescentemente, a recolher criticas a sua 

orientaao por diversos setores da sociedade brasileira. Esta condi9乞o marcou a 

condu9ao da politica externa em seu governo. 

2. A Politica externa foi utilizada tamb6m como resposta a condicionamentos internos 

Tal 6 o caso da Guerra Fria. Ante a suposta amea9a interna e externa do comunismo, o 
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governo Castelo Branco redefiniu suas prioridades no sistema internacional, sendo o 

bin6mio seguran9a e desenvolvimento o eixo articulador. A internaliza9ao da Guerra 

fria provocou a elabora9ao de um conjunto de conceitos e teorias de contra-insurgencia, 

que serviam, ao mesmo tempo, como justificativa a interven9ao militar direta na vida 

do Estado e a necessidade de interven9ao nos paises adjacentes, se estes se colocassem 

na6 rbita de influencia do comunismo, O assunto ser tratado a partir da id6ia de 

internaliza戸o da poltica externa. Muito do discurso promulgado como politica 

externa servia, na realidade, como elemento de legitimidade interna. Segundo tal 

discurso, a necessidade do golpe militar e a institucionalizaao do regime eram um 

contrapeso a s investidas do comunismo - aldm das deturpa6es do sindicalismo e do 

populismo - tanto no plano externo quanto no plano interno 

3. A dimens乞o de seguran9a calcada na Guerra Fria como orientaao fundamental da 

poltica externa nao teve a profundidade e a extens乞o que se apregoa. O 

desenvolvimento constituiu outra dimensao de atua 言o da politica externa, estando 

ligado primordialmente aos interesses das fra6es internacionalizadas da burguesia 

Tais interesses consistem basicamente no desenvolvimento do Brasil associado aos 

capitais internacionais oligopolizados. Nesta esfera, a politica externa foi orientada a 

buscar parcerias econmicas nos mais diversos pases e continentes, insubordinando-se 

s fronteiras ideol6gicas 

4. No pIano diplomtico-extrat6gico, o governo Castelo Branco concentrou sua atua9o 

externa no continente americano. A americanizaぐdo da poltica externa brasileira era o 

resultado de novas alian9as internas e externas. Tendo como pontos de referncia os 

Estados Unidos e a Am6rica Latina, procurou situar-se como elemento de mediaao, 

atrav6s de uma politica sub-imperialista. Tal continentaiL-acdo da politica externa 
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provocou a perda de interesse na quest6es em politica externa extra-continentais. Na 

esfera extra-hemisfrica, o Brasil procurou atuar de forma puramente comercial 

Agora, farei algumas considera96es te6ricas para explicitar quais os caminhos 

que percorri para delimitar as principais varidveis do objeto de pesquisa e formular as 

hipteses explicativas. 

A constru9jo te6rica do ohfeto de pesquisa: Rela96es 加ternacionais, 

Estado, formula9百o da poltica externa e a especificidade do regime 

militar 

At6 meados do s6culo XX, os estudos sobre politica internacional ocorriam no 

合mbito da Hist6ria Diplomtica, que - de orientaao positivista ー  limitava-se a estudar as 

rela96es oficiais entre os Estados e os documentos produzidos nestas rela6es 

Certamente influenciados pelos avan9os ocorridos no campo das ciencias humanas e 

hist6ricas, a hist6ria diplomtica foi gradualmente substituIda pela Hist6ria das 

Rela96es Internacionais. Esta incorpora elementos da histria social, da economia e da 

politica, procura verificar a influencia das foras profundas (ideologias, sistemas 

econmicos, geopoltica) no comportamento dos atores, procurando, assim, estabelecer 

cortes verticais e horizontais mais amplos nos estudos sobre politica internacional 

A histria das rela6es internacionais desprendeu-se da hist6ria diplomtica no 

perodo entre as duas guerras mundiais. Influenciada pelo marxismo e pela Escola dos 

Annales, a hist6ria das rela6es internacionais enriquecer o estudo da hist6ria 

diplomtica, a partir de um enfoque multidisciplinar: economia, cincia politica, 

12 



demografia, geopolitica, sociologia, psicologia social e a prpria hist6ria. O marco 

dessa nova concep9ao de pesquisa 6 a publica9ao, em 1953, da Introdudo geral 

histria das rela6es internacionais, de Pierre Renouvin. Sua concep9ao das foras 

profundas nas rela96es internacionais ser desenvolvida no livro em que publica com J 

B. Duroselle em 1964, com o titulo de Introdudo d histria das rela6es 

internacionais.'2 

A influencia da Escola dos Annales, com renova9ao dos m6todos e a critica ao 

positlvismo, mantendo o rigor cientifico, assim como a busca da hist6ria global, 

incidiram sobre os estudos das rela96es internacionais, deslocando o status antes 

ocupado pela histria diplomtica, essa essencialmente preocupada com os 

acontecimentos diplomticos oficiais. 13 

As quest6es trabalhadas por Marx e pela tradi9do marxista - a forma9乞o de um 

mercado e de um sistema mundial, o imperialismo, o colonialismo, entre outras ー  

alimentaram o debate no interior das rela96es internacionais e colocaram tamb6m 

quest6es te6ricas, como a relaao entre os sujeitos e as estruturas, o Estado e a 

Sociedade Civil, bem como a no9豆o de mudan9a centrada na contradi9ao entre as foras 

produtivas e as rela6es de produ9ao. 

A Ciencia hist6rica experimentou um avan9o muito grande neste s6culo. No se 

preocupa mais apenas como aconteceu determinado fato, mas procura tambdm 

responder por que aconteceu. A crtica a uma visao meramente cronol6gica dos fatos e 

12 Ver: THOBIE, J. Hist6ria Diplomtica. IN: BURGUIERE, Andr6.6 Dicionirio das Cincias Histricas 
Rio de Janeiro: Imago, 1993.; e: BRAILLARD, Philippe.(org.) Teorias das Rela うes internacionais 
Lisboa: Fundac豆o Calouste Gulbenkian一  1990 
さoore a influencia oa tscola dos Annales na produC豆o em RelaC6es Internacionais, ver: THOBIE一  J 

xeia9oes internacionais. IN: J3URUUJEKE, Andr. Dicionirio das Cincias Histricas. Rio de Janeiro: 
Imago, 1993. 
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a defesa de uma hist6ria global ocorreu a partir de uma abordagem plural de temas, 

enfoques te6ricos e procedimentos metodol6gicos 

A dial6tica entre as temporalidades est presente na produao hist6rica, O 

relacionamento entre os epis6dios percebidos numa temporalidade curta e a sua 

natureza estrutural,6 suficientemente significativo, evidenciando tens6es importantes 

para o conhecimento hist6rico de diversos fen6menos. 

Dessa forma, considero que a hist6ria da politica externa deve estar inserida no 

quadro da hist6ria dos pases, assim como no estudo das rela6es internacionais. A 

hist6ria da politica externa, ento, alimenta e alimenta-se da hist6ria das rela96es 

internas de um determinado pais 

Sobre o relacionamento entre as esferas interna e externa da poltica, Pierre 

Milza trabalha a quest豆o nestes termos: "existe uma esfera da politica externa, um 

dominio distinto das outras categorias do politico e que funcionaria de maneira mais ou 

menos aut6noma?"4 Ponderando sobre as rela96es entre essas duas esferas do politico, 

o autor termina afirmando que "no h diferena de natureza, tampouco separa9o 

estanque entre o interior e o exterior, mas intera96es evidentes entre um e outro, com, 

一一一一‘一ー“一  ーー一一．ーニー．ーニ、  ー一一一Lーーコー  」一  一一ニ一一一：ー一  一一Lー一  一  一一一一  」  ,15 11一  一二 	, c11L.L c LdIILV, Ultid p1 1111l1.L14 .1 CUO1U1c(.1U4 U() 伊iiiituo soort o sじguuuo. 	rsta pumazia 

est calcada na condi9ao de que existem numerosos atos de politica interna pura, 

enquanto que os atos de poltica externa sempre encontram rela 乞o com a poltica 

interna. 

'4MILZA, Pierre. Poltica Interna e Poltica Externa. IN: RMOND, Ren (org.). Por Uma Histria 
Poltica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996, p. 367. 
'5 Id., ibid., p.37O 
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As outras duas quest6es que o autor trabalha s豆o: quais quest6es se articulam em 

tomo da influencia da politica interna sobre a externa? E o inverso, no que as injun96es 

externas podem determinar a politica interna? 

Sobre a influencia do interno sobre a politica externa, Pierre Milza enumera as 

determina96es de longa dura9ao (demografia, estruturas econ6micas, ideologias, 

sistemas de valores, etc.) e as de curto prazo, que possuem diferentes niveis de 

influencia (grandes familias politicas, grupos de pressao parlamentar, e ambiente 

subjetivo das decis6es). 

Sobre como as injun96es externas e os elementos especificos das rela96es 

internacionais podem determinar a conduta interna, Pierre Milza lembra que 6 preciso 

considerar, em primeiro lugar, as quest6es referentes 自  geopolitica. Lembra, entretanto, 

que a explica9do geopoltica est impregnada de um determinismo que concorre com os 

marxistas vulgares do determinismo econ6mico. Pondera ainda que num sistema 

mundial marcado pela crescente interdependencia, a presso externa 6 mais forte do 

que nunca.16 O autor termina afirmando que "o peso do ambiente internacional inclina 

os dirigentes a modificar sua politica interna, em geral no sentido de uma revisao com 

redu9乞o de seus programas de reformas"17 

Assim, do ponto de vista historiogrfico, o estudo do comportamento da politica 

externa de um pais pode ser revelador da evolu9まo de sua poltica interna. Da mesma 

forma, o estudo das lutas pelo controle da dimensao externa da politica pode evidenciar 

seus atores, seus interesses e suas inter-rela96es. Tratada como uma das dimens6es da 

politica, a politica externa estara, assim, elucidando algumas facetas no projeto de 

constru9ao de uma hist6ria global. 
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E necess自rio agora delimitar teoricamente o campo das rela96es internacionais e 

da poltica externa e verificar sua especificidade num contexto de regime autoritrio 

O campo das rela96es internacionais pode ser definido pelo conjunto das 

rela96es estatais e extra-estatais. Mesmo sendo um ator de peso, o Estado convive, no 

sistema internacional, com outros atores e foras que pouco dependem de sua atua9o 

Por outro lado, no campo das rela96es interestatais, que constituem o conjunto das 

politicas externas, o Estado 6 o ator bhsico, sobre o qual os outros interesses tem de 

estar necessariamente articulados. 

A politica externa 6 aqui entendida como uma das esferas de atua9ao do Estado, 

que implementa e orienta rela96es com outros Estados. A politica externa 6 , portanto, a 

proje9ao para fora dos interesses de um Estado. Do cruzamento entre as politicas 

externas dos diversos Estados 6 que se forma o sistema interestatal.'8 

Podemos constatar que o Estado constitui, por excelencia, o principal ator da 

politica internacional. Dessa forma, qualquer estudo sobre rela6es internacionais deve 

partir da anlise do Estado. Dai duas quest6es podem ser levantadas: o qued um 

Estado e como d formulada a politica de determinado Estado para o sistema 

internacional. 

O Estado - conjunto de institui96es de regula9ao poltica, social e econ6mica -6 

o produto das forma6es econ6mico-sociais que esto em vigor. Segundo F. Engels, "d 

o produto de uma sociedade quando chega a um grau de desenvolvimento determinado; 

6a confissao de que esta sociedade se tem enredado em uma irremediavel contradi9乞o 

16 Id., ibid., p. 389 
17 Id., ibid., p. 392 
'8

Ver: MERLE, Marcel. Poltica Externa e Rela6es Internacionais. IN: BRAILLARD, Philippe.(org.) 
i eorias aas J'elaiうes Internacionais. Lisboa: Funda9をo Calouste Gulbenkian, 1990.; MILZA, Pierre. 
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consigo mesma e esta dividida por antagonismos irreconciliaveis."19 Para administrar 

esses antagonismos 6 necessdrio o Estado, que se coloca aparentemente acima das 

classes. 

No obstante, foi Marx e a tradi9ao marxista que observaram o Estado nao como 

um regulador imparcial das Jutas que se processam na sociedade civil. Apesar de o 

Estado alcan9ar um maior grau de autonomia em momentos de crise na sociedade civil, 

ele 6 subordinado aos interesses da classe que det6m o poder hegem6nico. Neste caso, 

o Estado moderno - com as suas caractersticas de exclusivismo territorial, rela9ao de 

interdepend6ncia com o capitalismo, quase absoluta homogeneiza9豆o cultural, 

ideol6gica e poltica interna e controle social atrav6s do monop6lio da violncia fisica ー  

6o resultado de um desenvolvimento hist6rico especifico, marcado basicamente pela 

tomada do poder politico pela burguesia, com a emergncia e expansao do capitalismo 

Conforme Marx e Engels, "(...) A burguesia, afinal, com o estabelecimento da industria 

moderna e do mercado mundial, conquistou, para si prpria, no Estado representativo 

moderno, autoridade politica exclusiva"20 

Dado que Estado e capitalismo estao imbricados desde a gnese do moderno 

sistema produtor de mercadorias,6 necess自rio estudar o Estado sob a forma o 

econ6mico-social que o engendra, e privilegiar as rela96es entre as classes sociais. 

Convm verificar como ocorre a formula9o da poltica externa e qual o pacto 

social que permitiu que fossem implementados. Para tanto,6 de primordial importancia 

utilizar um referencial te6rico que d conta da dinmica da relaao que se processa 

entre as classes sociais na constru9ao de um projeto hegem6nico. 

Politica Interna e Poltica Externa. IN: RMOND, Ren (org.). Por Uma Histria Poltica. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1996. 
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Utilizando a linguagem - e, portanto, a teoria - gramsciniana, Luciano Costa 

Neto2' prop6e uma distin9ao no nivel de elaboraao do discurso politico do Estado que 

est baseado na dicotomia fun96es dependentes do Estado/fun96es aut6nomas do 

Estado. Apesar de no concordar com os termos escolhidos (Geopolitica e interesse 

nacional) pelo autor para fazer essa distin9o, jd que esses termos assumiram uma 

posi9乞o muito especifica em seu trabalho, nao encontrando paralelo em outros, sua 

andlise permite fazer diversos desdobramentos no estudo sobre a formula9ao da politica 

externa. 

O discurso poltico do Estado 6 formado pela combina9ao de dois discursos 

paralelos, distintos e contradit6rios. O primeiro d o discurso do Estado como uma 

na9o, enunciado atrav6s do discurso do interesse nacional; e o segundo estabelece o 

Estado como um pais, enunciado atravs do discurso da doutrina geopolitica. Feita esta 

separa9言o, Costa Neto afirma que o discurso do interesse nacional 6 "a condensa9o 

momentnea da luta pelo poder dentro do bloco hegem6nico. Portanto, a enuncia9o 

deste discurso do interesse nacional resultante 6 dependente da dinmica da luta pelo 

poder dentro do bloco hegem6nico e, consequentemente, flexivel e sujeito a mudan9as 

por vari自veis end6genas."22 

Por outro lado, o discurso da geopolitica (Estado como pais)d o resultado das 

rela6es do que o pas estabelece com outros. Este discurso, ento, existe praticamente 

de forma aut6noma da dinmica da luta pelo poder dentro do Bloco hegem6nico. Dessa 

'9 ENGELS, F. El origem de ia faniilia, la propriedad privada y ei Estado. In: Obras Escogidas (3 vol.) 
Moscou: Editorial Progresso, 1978, p. 344. 
20 MARX, Karl e ENGELS, Fijedjich. O Manfeslo comunista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 12. 
21 No livro: COSTA NETO, Luciano. Hegemonia e Poltica de Estado. Petrpolis: Vozes, 1988 
221d., ibid., p. 43 
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forma, o discurso geopolitico 6 flexivel apenas a dinamica das rela96es internacionais, 

constituindo-se por vari自veis ex6genas.23 

Distinguindo as chamadas fun96es dependentes e fun96es aut6nomas do Estado 

(em relaao a sociedade civil), Luciano Costa Neto consegue separar qual o papel do 

Estado na formula9ao da politica externa 

Entre as fun96es dependentes do Estado esto a enunciaao, implementa9ao e 

imposi9ao do discurso do interesse nacional. Os intelectuais dos aparatos politicos do 

Estado tem todas estas fun96es, menos a de elabora9ao do discurso do interesse 

nacional. A elabora9豆o deste discurso d , pois, "o resultado da dinamica da luta pelo 

poder entre as fac96es do bloco de poder, que inclui o resultado das negocia6es ou 

concess6es que o bloco de poder estabeleceu com os setores dependentes e 

associados".24 Uma elaboraao bem sucedida 6 aquela que cria a convic9ao de que os 

membros de cada setor social estao representados. Porm, "essa elabora9ao e luta de 

classes no se d na estratosfera, ela se localiza na luta politica diria entre o executivo, 

o parlamento e o sistema de 'lobbies' extraparlamentares."25 

Entre as fun96es aut6nomas do Estado est乞o a formula9ao, implementaao e 

imposi9do do discurso da doutrina geopolitica de um pas. S乞o tamb6m executadas 

pelos intelectuais atravs dos aparatos politicos aut6nomos do Estado. O discurso 

geopoiltico 6 o resultado das rela6es que um pais tem com o sistema internacional e 

depende da dinamica deste. Constitui-se, assim, a partir da avalia9ao da realidade 

internacional e da posi9豆o do pais nela.E em fun9ao do constrangimento externo que o 

231d., ibid., p. 43 
241d., ibid., p. 45 
'Id., ibid., p. 46. 
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discurso geopolitico pode apenas ser formulado, e nao elaborado, como o discurso do 

interesse nacional. 

O Estado deve garantir a impermeabilidade do discurso geopolitico da dinamica 

da luta pelo poder. Desta forma, a formula9ao do discurso geopolitico 6 tarefa exclusiva 

do Executivo, auxiliado pelos intelectuais em Rela96es Exteriores e do Alto Comando 

das Foras Armadas. A implementa 谷o do discurso geopoltico d levada a termo pela 

d河omacia.26 

A esta altura, duas quest6es sao levantadas: a primeira refere-se ao intercambio 

m立tuo entre Estado e Sociedade Civil (atravs dos dois discursos politicos do Estado), e 

a segunda,a autonomia relativa do Estado (atrav6s da analise das fun96es dependentes 

e autnomas do Estado). 

Para se verificar qual 6 a autonomia relativa do Estado 6 necessdrio determinar 

como se articulam os dois discursos do Estado. Sobre esta questo, Luciano Costa neto 

afirma que o Estado, "atravs da articula9ao de seus dois discursos, possui um grau 

maior ou menor de autonomia de suas respectivas bases sociais".27 O bloco de poder 

rende-se mais facilmente s fun96es aut6nomas do Estado quando possuem uma 

lealdade comum ao discurso geopoltico do Estado. 

Uma considera9乞o muito importante, apontada por Costa Neto,6 o carter que 

assume um bloco de poder onde opera uma burguesia associada muito forte 

(principalmente em paises subdesenvolvidos): nestes casos a lealdade ao discurso 

geopolitico do Estado d menor e, portanto, menor a autonomia relativa do Estado. Este 

dever submeter-se mais facilmente ao discurso do bloco hegem6nico de poder 

261d., ibid., p. 50 
271d., ibid., p. 58. 
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Entretanto, o Estado tem a capacidade de veto sobre quest6es internacionais 

baseado na lealdade que as fra6es de bloco de poder lhe atribuem e no reconhecimento 

que estas fra96es de poder tem na capacidade do Estado de julgar qual 6 a melhor 

decisao. Assim, 

"As fra96es de classe no bloco de poder precisam de uma instancia 
superior a estas mesmas para estabelecer tal julgamento: esta instancia 
6 o Estado, e aquela capacidade para julgamento dos interesses de 
todas as classes sobre geopolitica 6 a medida de sua relativa 
autonomia. Este atributo crucial de possuir em 丘  ltima andlise o 
direito de julgar 6 o que constitui a especificidade da autonomia 
relativa do Estado em rela9ao ao Bloco Hegem6nico."28 

No obstante, esta autonomia d relativa, na medida em que as a96es do Estado 

no podem provocar a alienaao do Bloco de poder: 

"O Estado, eventualmente, mesmo tomando uma aao diplomtica 
puramente motivada pela l6gica geopoltica, precisa oferecer algum 
grau de justificativa daquela aao para os interesses do bloco de 
poder, mesmo se essa justificativa, baseada no interesse econmico 
nacional, venha mais tarde a ser provada como falsa."29 

Para tentar apreender, de forma ampla, o processo de formula9言o da politica 

externa 6 necessario trabalhar com as diversas esferas do Estado que a formulam ー  

Executivo, servi9o diplomtico, Foras Armadas, setores econ6micos - e as esferas da 

sociedade civil que procuram, atravs do Estado, manter, ampliar ou alcan9ar o poder 

hegem6nico. A no9乞o de luta de classes deve ser tambdm complementada pela 

visualiza9ao da luta pelo poder interburocrtica que ocorre no Estado 

Em sintese, um discurso de poltica externa hegem6nico 6 o resultado de uma 

complexa luta dentro do Estado - considerando sua relativa autonomia - e fora do 

Estado, nas press6es que a sociedade civil exerce, atrav6s do bloco de poder 

281d., ibid., p. 60 
291d., ibid., p. 64 
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hegem6nico, para fazer valer os seus interesses. 30 Na analise da formula9乞o da politica 

externa do Governo Castelo Branco, concorre outra questo de extrema importncia. O 

regime que adveio do Golpe de 31 de maro de 1964 abalou as regras do jogo politico, 

aboliu v自rios partidos, provocou expurgos, enfim, era um regime de exce9谷o. Como tal, 

6necessrio desenvolver um instrumental de analise que contemple essa especificidade 

na dinamica poltica. 

Trabalhando com os regimes autorit自rios da Am6rica Latina nas d6cadas de 

1960 e 1970, Guillermo O'Donnell3' desenvolve o conceito de regimes burocrtico- 

autorit自rios (BA). Este 6 um tipo de regime autoritario fundamentado na coerao e na 

auto-legitima9ao. E um sistema de excluso politica, principalmente dos setores 

populares, coexistindo com a domina 乞o econ6mica. Tende a suprimir as media6es 

entre Estado e Sociedade Civil, suprimindo os canais de acesso ao governo, implicando 

no fechamento da representa9ao popular. O acesso aos centros de decisao do poder 

concentra-se na c自pula das grandes organiza96es publicas e privadas. 32 

A implanta 豆o de um Estado burocrtico-autoritario 6 o resultado do receio da 

perda da continuidade da domina9ao, e da continuidade capitalista. Instalado no poder, 

seus dois grandes eixos sao a normalizaao da ordem e da economia.33 Por 

normaliza9ao da ordem, entende-se regular os conflitos de classe, impedindo a ascenso 

das classes sociais ao poder: no Brasil, representado pelo medo da instauraao de uma 

repblica sindicalista no Governo civil de Joao Goulart. A normalizaao da economia 

30 Sobre as rela6es do Estado com a Sociedade Civil, ver: GRAMSCI, Antnio. Os intelectuais e a 
organiza o da Cultura. Rio de Janeiro: Civilizaao Brasileira, 1979.; GRAMSCI, Antnio. Maquiavel, a 
poltica e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civiliza 言o Brasileira, 1968.; e, BOBBIO, Norberto. O 
conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro: Edi96es Graal, 1982. 
31 O'DONNELL, Guilhermo. Contrapontos: autoritarismo e democratizado. Sao Paulo: V6rtice, 1986 
Sobre a relaao entre o liberalismo e o autoritarismo no sistema poltico brasileiro, ver: TRINDADE, 
Illgio. Bases da democracia brasileira: L6gica liberal e pr白xis autoritria (1822/1945). In: In: ROUQUI, 
A.; LAMOIJNTER, B.; SCHVARZER, J. Como Renascem as Democracias. Sao Paulo: Brasiliense, 1985 
32 Id.. ibid.. n. 22 
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consiste em reduzir o d6ficit phblico, controlar a infla9ao e propiciar o desenvolvimento 

nacional calcado nos investimentos estrangeiros 

Os militares colocaram suas foras a servi9o da domina9ao, exercendo a prpria 

dire9乞o politica. Entretanto, a institui9ao militar, longe de atuar como um agente 

"neutro" sobre a sociedade e a politica, dividiu-se em verdadeiros partidos politicos, 

com projetos e capacidade de implantd-los. 

As for9as militares atuam, segundo Alain Rouqui634, como partidos politicos - 

ainda que por outros meios e de acordo com suas caractersticas - pois verificam-se, no 

seu interior, processos de deliberaao, de tomadas de decis6es e articula96es sociais. 

Apesar de manterem um relativo nvel de coes乞o institucional, as for9as armadas 

n乞o s乞o um ator monoltico, tendo sua posi9ao disputada nas lutas civis e acabarem 

politicamente fracionadas. Mas as lutas na sociedade civil sao absorvidas e refratadas 

pelo prisma militar, pois os militares "Se dividem em fun9ao dos grandes problemas 

nacionais, mas segundo procedimentos prprios e com consequencias singulares."35 

As foras armadas esto inseridas no aparelho de Estado, mas fazem leituras e 

percep96es politicas que esto condicionadas a sua especificidade. Assim, o fen6meno 

militar d o resultado das press6es da sociedade, articulado com as caractersticas 

institucionais.36 

A hierarquia militar d uma especificidade importante na anlise do fen6meno 

militar. As press6es da sociedade costumam exigir uma resposta do comando, que 

"Id., ibid., p. 27 
34ROUQUI, Alain (Org.). Os processos politicos nos partidos militares do Brasil: Estratdgia de pesquisa 
e dinamica institucional. IN: ROUQUT, Alain (Org.). Os partidos militares no Brasil. Rio de Janeiro 
Record, 1980, p. 12. 
351d., ibid., p. 20 
36PEIXOTO, Ant6nio Carlos. Exrcito e politica no Brasil: uma crtica dos modelos de interpreta9ao. IN: 
ROUQUT, Alain (Org.). Os partidos militares no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1980, p. 31 
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procura centralizar as decis6es politicas. A hierarquia fala em nome da institui9ao, 

elabora percep96es, converge interesses, define uma a9ao consitucional e determina as 

linhas de a9ao internas e externas.37 

A hierarquia procura manter afastada a ingerncia dos civis sobre o 

comportamento dos militares, mas est, ela prpria, tamb6m sujeitaa s mesmas tens6es 

das correntes militares e civis. E , assim, a rela9ao de foras global de uma determinada 

situaao poltica que se cristaliza numa decisao da hierarquia. 

Um golpe militar 6 realizado, em conjunto, por militares e civis, pois os 

militares nao podem garantir sozinhos sua prpria legitimidade. Portanto, o projeto que 

o governo militar imp6e 6 o resultado de media96es entre os interesses e percep96es dos 

militares e os das fra96es do bloco hegem6nico que os ap6iam e garantem sua 

governabilidade. 

A prpria alian9a das Foras Armadas com a burguesia nao deixa de revelar suas 

contradi96es. A necessidade de reconstruir um discurso de naao, pelos militares, deixa 

descoberto o "transbordo" da sociedade civil - o deslocamento de parte da domina9乞o e 

da dire9乞o para al6m das fronteiras nacionais ocorrida com a internacionalizaao do 

capital impulsionada por setores da burguesia. Ou seja, as rela96es entre as for9as 

armadas e a burguesia no deixa de revelar uma contradi9百o imanente: a contradi9ao 

entre o nacionalimo politico e social e o internacionalismo econ6mico.38 

Para contrabalan9ar a falta de legitimidade oriunda do silenciamento da 

sociedade civil e a restri9ao da participa 言o popular, os militares tendem a redefinir o 

conceito de na9乞o, estatizando-o. Diante do silenciamento da na9do, procuram exaltar o 

discurso patri6tico - inclusive o fundamento inicial da institui9豆o militar - que se 

37 Id., ibid., p. 35 
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pretende nacional. Para tanto, tendem a reforar as institui96es estatais, o que entra em 

choque com seu principal sustentaculo no poder: a grande burguesia associada e 

internacional. 

Nesta tensao esteve a base das contradi96es entre os chamados setores 

"nacionais" e "liberais" do bloco hegem6nico. A corre9do de rumo pretendida na 

economia segue dois caminhos contradit6rios - o aumento da participa9ao internacional 

na economia e a ampliaao do poder estatal - que limitam-se um ao outro, em nome da 

manuten9ao do pacto de dominaao. 

Assim, verifico que o Estado autoritrio alcan9a uma maior autonomia em 

rela9乞o 合  sociedade civil, atravs da supresso de alguns canais de media9乞o. Na 

dinamica poltica, significa que os representantes do Estado tem um poder decis6rio 

mais centralizado e concentrado. Mas significa tamb6m que esses representantes do 

Estado t6m de submeter-se a diversas press6es dos grupos e fra6es da classe dominante 

que lhe garantem apoio e governabilidade. Mais afastados das fontes tradicionais de 

legitima9ao - como o voto universal e a cidadania - o Estado autoritrio precisa 

formular uma prtica e um discurso de coesao nacional e, ao mesmo tempo, apoiar-se 

nas fra6es da classe dominante 

Na formula9ao da politica externa, um estado autoritario calcado num regime 

militar toma suas decis6es a partir de quatro elementos bsicos: a percep9ao de mundo 

dos militares e seu projeto de governo; o resultado das lutas das fra6es da classe 

dominante e press6es que esta exerce; as possibilidades de tomar decis6es que garantam 

sua legitimidade perante ao conjunto da na9ao, em geral pautados por um discurso 

380'DONNELL, op. cit., p. 30 
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nacional-patri6tico e; as leituras sobre a conjuntura internacional e as possibilidades de 

melhor insero no sistema mundial. 

Num contexto de regime autorit自rio-militar, com os canais tradicionais de 

media9乞o entre o Estado e a sociedade civil suprimidos, as decis6es de poltica externa 

tendem a ficar mais centralizadas, tanto nas suas agencias estatais de decisまo quanto 

nos canais de pressao da sociedade civil, estando sujeitas basicamente s press6es que 

as fra96es da classe dominante exercem. Ja relativamente aut6noma num contexto 

democrtico, a formula きo da politica externa de um pais, num regime autoritdrio, 

tende a ampliar essa autonomia. Contudo, tamb6m estd em permanente conflito com as 

demandas de legitimidade, associado aos diversos interesses que esto em jogo 

Verificar, pois, esses interesses, seus protagonistas e como se articularam na 

formula9ao da poltica externa 6 que constitui o trabalho do Historiador e um dos 

objetivos da presente pesquisa. 
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CAPITULO 1 

OS CONDICIONAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS NA FORMULACAO 
DA POLITICA EXTERNA DO GOVERNO CASTELO BRANCO 

Neste capitulo, procurarei demonstrar as principais van自veis que condicionaram 

a formula9ao da politica externa durante o perodo tratado. Partindo das premissas ja 

apresentadas na introdu9ao, fundamentada na necessidade de perceber as dinmicas 

politicas intrnsecas a qualquer atividade estatal, esse capitulo divide-se, assim, nos 

condicionamentos internos, nos externos e na prpria experiencia diplomtica anterior, 

sobre a qual uma nova, necessariamente, tm de posicionar-se. 

1.1 - Panorama poiftico e econ6mico interno 

1.1.1- 0 Golpe de Estado 

Depois do golpe de 31 de maro de 1964, os militares passaram da condi9ao de 

for9a moderadora para exercer o poder de fato no Brasil.39 Com um discurso 

anticomunista, liberal, cristo e ocidental, os militares procuraram aplicar seu projeto 

ao desenvolvimento do pais. Os objetivos do Golpe de Estado eram impedir a ascenso 

da esquerda no poder, fragmentar o desenvolvimento de tipo nacional-populista e 

colocar o Brasil nos quadros do sistema internacional capitalista a partir de um novo 

modelo de inserao. O modelo de desenvolvimento populista herdado da era Vargas - 

39Existe uma vasta bibliografia sobre o golpe, a implanta 言o e o ftincionamento do regime militar no Brasil 
Para a realiza o dessa pesquisa, foi consultado, entre outras obras: SKIDMORE, Thomas. Brasil: de 
Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. (3 edi 9ao);STEPAN, Alfred. Os militares na 
poltica. Rio de Janeiro: Ed Artenova, 1975 e COMBLIN, Joseph. A Ideologia da Segurana nacional.・  o 
poder militar na Am'rica Latina. Rio de Janeiro: Ed. Civiliza9ao Brasileira, 1978 
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basicamente de substitui9含o de importa96es calcados no capital nacional - chegava a 

um impasse distributivo e poltico, e os criticos desse modelo adensaram-se, 

configurando uma dualidade de poderes refletindo a pr6pria dualidade de interesses das 

classes sociais no Brasil.40 

Com o Golpe, emerge um novo bloco de poder amparado na burguesia 

internacionalizada, nos oficiais ligados a Escola Superior de Guerra e nos setores mais 

conservadores da classe m6dia e da elite politica. Tamb6m esto associados a este 

grupo militares nacionalistas de perfil conservador, O "ncleo duro" politico golpista se 

compunha, entre os principais nomes de militares e civis de Castelo Branco, Carlos 

Lacerda (Governador do Rio), Ademar de Barros (Governador de Sao Paulo), 

Magalhaes Pinto (Governador de Minas Gerais), e Arthur da Costa e Silva, que se 

tornou ministro da Guerra. 

Os integrantes desse bloco de poder e seus grupos associados certamente 

variavam nas suas concep96es e nos interesses setoriais especificos, mas aglutinaram-se 

em torno da id6ia de que era necesshrio, no Brasil, de uma profunda reorienta9ao no seu 

modelo de desenvolvimento, de modo a corrigir os "perigosos desvios" da poltica 

populista - com a aproxima9ao da esquerda ao poder. Assim, obteve-se a coes言o e a 

fora necessria para a realiza9ao do golpe de Estado; as disjun96es desse bloco de 

poder viriam mais adiante. 

O Comando Supremo da Revolu o (composto por Costa e Silva, o Almirante 

Rademaker e o Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Meio) colocou na presidencia 

provis6ria Ranieri Maz7ili no dia 2 de Abril e institucionalizou o golpe quando 

40 Ver: IANNI, Octavio. O colapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civiliza9ao Brasileira, 1971 
2 edi9ao. 
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promulgou, no dia 9, o Al-i (Ato Institucional). Um oficial ligado a ESG e um dos mais 

influentes golpistas, Humberto de Alencar Castelo Branco41, foi escolhido no dia 11 de 

abril como o novo presidente pelo n貢cleo duro golpista, e empossado no dia 15. Em 

seguida ao golpe, fez-se uma "limpeza" politica no pais, com cassa96es e expurgos de 

mais de uma centena de pessoas, entre lideranas politicas e sindicais. Tambdm 

algumas lideran9as polticas que apoiaram o golpe, mas se opunham a 

institucionalizaao do regime, entre os quais Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, 

sero marginalizadas com o passar do tempo. 

Entre os principais minist6rios que foram sendo ocupados, encontramos Milton 

Campos (Justi9a); Juarez Tavora (Transportes e Obras Publicas); Fl自vio Suplicy de 

Lacerda (Educa9ao); Raimundo de Brito (Saude) e Daniel Faraco (Com6rcio e 

Ind丘stria). A chefia da Casa Civil ficou com Luis Viana Filho e a Chefia da Casa 

Militar ficou com o General Orlando GeiseL Para o Minist6rio das Rela96es Exteriores, 

foi escolhido Vasco Leito da Cunha (que ocupou provisoriamente tamb6m a pasta da 

sa丘de). 

Como vice-presidente foi escolhido Jos6 Maria Alkimim, do PSD de Minas 

Gerais. A UDN, de Carlos Lacerda, ficou com a presidncia do Senado (Daniel Krieger) 

e da C含mara dos Deputados (Bilac Pinto). Apesar da vice-presidencia ter sido ocupada 

por um membro do PSD, o novo governo consistia numa alian9a entre os militares e a 

UDN. 

41 Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza, em 1897. Estudou no Colgio Militar de 
Porto Alegre no incio do sculo. Foi enviado para estagiar em bases norte-americanas em 1943. Depois, 
integrou o Estado-Maior Especial encarregado de planejar e executar o embarque da 12 Divisac de 
Infantaria da FEB na Itlia, combatendo na II Guerra Mundial. Em 1964 tornou-se sub-chefe do EMFA, 
Comandando a Escola de Comando e Estado Maior do Ex6rcito (1954-56) e depois dirigiu o 
Departamento de Estudos da ESG (1956-58). Foi Chefe do Estado Maior do Ex6rcito de 1963-1964, 
quando reformou-se para assumir a PresidEncia da Republica 
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Mas, paulatinamente, o poder foi passando para as maos dos militares, e foi se 

institucionalizando o regime. Em outubro de 1965, Castelo Branco promulgou o AI 2, 

que provocou a extin9ao dos partidos e autorizou apenas dois novos movimentos 

politicos. Em fevereiro de 1966 foi promulgado o AI 3, que tomou a elei9ao dos 

governadores e vice-governadores indireta, assim como instituiu a indica9ao dos 

prefeitos das capitais dos Estados e de cidades consideradas como de "seguran9a 

nacional". 

Tentando garantir a continuidade do regime, em Janeiro de 1967 foi promulgada 

uma nova Constitui9ao. Tamb6m foi promulgada a Lei de Imprensa e a Lei de 

Seguran9a Nacional. Essa foi promulgada quatro dias antes de Castelo deixar o poder, e 

baseava-se nos principios da Escola Superior de Guerra, como a "Guerra interna" e a 

"guerra psicol6gica". Segundo a ESG, essas eram os m6todos dos subversivos para 

fomentar a revolu o 

1.1.2- 0 modelo econ6mico e o PAEG 

No inicio do governo Castelo Branco, a dvida externa do Brasil totalizava 3,3 

bilh6es de d6lares.42 Os fornecedores de petrleo nao concediam crdito ao Brasil desde 

meados do governo Jo含o Goulart. Para evitar o aumento do custo de vida, o governo 

populista mantinha taxas de cambio artificialmente baixas, prejudicando a balan9a 

comercial. A politica de apoio s ligas camponesas e ao sindicalismo de esquerda ー  

elementos que simbolizavam a possibilidade do Brasil entrar para o campo sovi6tico ー  

provocava a retalia9豆o por parte do governo norte-americano, que restringia programas 

de ajuda e coopera 豆o com o Brasil. Conforme SATO, "Com efeito, no inicio de 1964, 
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a economia brasileira nao exibia um u nico indicador positivo: taxas crescentes de 

infla9まo, contas pblicas deterioradas e taxas de crescimento, geral e setoriais, em 

franco declinio. Especificamente nas contas externas, a crescente expectativa de 

inadimpl6ncia dificultava qualquer processo de renegociaao da divida ou de obten9o 

de novos emprstimos, isto sem falar no fechamento de linhas de crdito 

internacional."43 

No inicio de 1963, San Thiago Dantas e Celso Furtado apresentaram um plano 

de estabiliza 豆o, encomendado por Jo言o Goulart, que havia sido aprovado pelo 

presidente norte-americano John Kennedy e pelo Fvll. O plano previa a desvaloriza9o 

do cruzeiro, elevando o pre9o de produtos importados como petrleo e trigo. Tambdm 

propunha a conten9含o dos salarios e a demiss乞o de empregados do setor p丘blico. O 

presidente Jo乞o Goulart engavetou o piano e tomou a linha do nacionalismo radical a 

partir de junho de 1963. 44 As foras de sustenta9ao no permitiriam tal plano. Depois 

do golpe, com a foras sociais imobilizadas, as reformas encomendadas come9aram a 

ser aplicadas, de forma ainda mais incisiva, com o Plano de A9ao Econ6mica do 

Governo. 

Assim, no campo econmico, procedeu-se a uma nova orienta9ao, com a 

indicaao de dois economistas liberais de tendncia pr -norte-americana para os 

principais cargos econ6micos. Otvio Gouveia Bulh6es assumiu o Ministdrio da 

Fazenda e Roberto Campos o Minist6rio do Planejamento. Muitas de suas idias 

】g)ULLES, John W. F. Castelo Branco: o presidente refonnador.ATO, Eiiti. 40 anos de poltica externa brasileira, 1958-1998，鷺lia: Editora da UnB, 1983, p. 54.inflexes. Revista Brasileira de 

饗綴霊答器舞に舞器』謂穏謂蕊議 e Terra, 1982. (3a edi9をo), p. 37 
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vinham do IPES da Guanabara e do IBAD. Conforme Skidmore, O IPES de S乞o Paulo 

no teve muita influncia.45 

Entre as primeiras medidas da nova equipe econ6mica, figurava a revoga9ao da 

lei que limitava a remessa de lucros ao exterior. No dia 15 de julho de 1964 conseguiu a 

aprova9ao da Camara, ap6s a cassa9ao de deputados mais nacionalistas, do projeto de 

lei que substituIa a limita 豆o por uma gradaao na taxa de remessa de lucros. 

O Plano de A9含o Econ6mica do Governo - PAEG ー  foi implantado em Julho de 

1964 para o trienio 64-66, com objetivos de controlar a inflaao, retomar o 

desenvolvimento e corrigir "distor6es do sistema", O PAEG, baseado em leituras 

monetaristas, partiu do suposto de que no hd desenvolvimento com altas taxas de 

infla9乞o, e elegeu o controle desta como o principal objetivo do plano, O PAEG optou 

ainda por um combate gradualista do processo inflacionrio, objetivando reduzir a 

infla9乞o para patamares de 80% em 1964, 25% em 1965 e 10% em 1966. Previa 

tamb6m um aumento do produto interno bruto a m6dia de 6% ao ano no trienio em 

questo. 

Os instrumentos de aao estavam divididos no PAEG em trs, compreendendo 

uma politica financeira (planejamento cambial com vistas ao saneamento da balan9a de 

pagamentos), uma politica econmica internacional e uma politica de produtividade 

social. Como politica econmica internacional, o plano elencava: 

"Uma politica cambial de comdrcio exterior, visando diversificar fontes 
de suprimento e incentivar exporta6es, a fim de facilitar a absor9言o dos 
focos setoriais de capacidade ociosa e de incentivar o desenvolvimento 
econ6mico, com relativo equilbrio do balano de pagamentos a mais 
longo prazo; uma politica de consolida9ao da dvida externa, e de 

451d., ibid., p. 69. Essas entidades foram patrocinadas por empres白nos nacionais e estrangeiros e tinham 
como objetivo articular o radicalismo de direita. Para maiores informa6es sobre a atuaao dessas 
entidades, ver: BANDEIRA, Moniz. O Governo Joo Goular: as lutas sociais no Brasil - 196ノーノ964. 6 
Edi9ao. Rio de Janeiro: Civiliza 言o Brasileira, 1983. 
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restaura9o do crdito do pais no exterior, de modo a aliviar press6es de 
curto prazo sobre a balan9a de pagamentos; e , uma politica de estimulo 
ao ingresso de capitais estrangeiros, e de ativa coopera9ao t6cnica e 
financeira com agncias internacionais, com outros governos, em 
particular, com os sistema multilateral da Alian9a para o Progresso, de 
modo a acelerar a taxa de desenvolvimento econ6mico."46 

Na prtica, as realiza96es ficaram aqum dos objetivos enunciados, mas logrou- 

se a implanta9ao no Brasil do modelo liberal-associado e a remodela9ao do capitalismo 

no Brasil. Atravs da compressao dos salrios, da eleva 乞o da taxa de juros, das 

garantias e seguran9as aos investimentos estrangeiros e das retrata96es a s empresas 

estrangeiras encampadas durante o governo Goulart (como a Hanna e a AMFORP- 

tratados no terceiro capitulo), procurou-se criar um clima favorvel da comunidade 

financeira mundial em relaao ao Brasil. 

Nesse sentido, outras opera6es paralelas ao PAEG foram realizadas com o 

objetivo de moderni7nr o capitalismo brasileiro. No inicio do governo, formou-se o 

Conselho Monetdrio Nacional, que coordenava as contas fiscal e monetrias. Em abril 

de 1965, transfonnaram a SUMOC, criada em 1947, em Banco Central.47 

Mas a situa9ao econ6mica do Brasil era dificil, e trs meses ap6s o Golpe o 

governo brasileiro nao havia recebido qualquer compromisso de credores externos, que 

mantiveram-se cautelosos. Apenas no final de junho de 1964 os EUA anunciaram um 

programa de emprstimos de 50 milhes de dlares. 

De fato, a desconfian9a em rela9ao ao Brasil partia de duas quest6es: em 

primeiro, as garantias ao capital estrangeiro e a perspectiva de desenvolvimento do 

Brasil. Conforme Thomas Skidmore, no periodo de 1964-67 "tanto o Banco Mundial 

46Ministrio do Planejamento e coordena o econ6mica. Programa de毒do Econ6mica do Governo 
(1964-1966、. Documentos EPEA. Novembro 1964. 240 o2inas. 
4 ' Para mais informa6es, ver: MARTONE, Celso. Anlise do Plano de A をo Econmica do Governo 
(PAEG-1964-1966). IN: LAFER Betty Mindlin. (org.)Planejamento no Brasil. Sao Paulo: Editora 
Perspectiva, 1970. 
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quanto e Eximbank tiraram mais dinheiro do Brasil do que lhe deram".480s novos 

emprstimos do Banco Mundial foram inferiores ao pagamento dos emprstimos 

anteriores do Brasil, enquanto que, no perodo 1964-1970, os pagamentos ao Eximbank 

pelo Brasil ultrapassaram em 200 milh6es de d6lares os novos emprstimos.49 

O principal apoio financeiro internacional passou a ser o governo dos Estados 

Unidos. Somente no final de 1964 o governo americano anunciou diversos emprstimos 

ao Brasil, tanto a partir da USAID (mecanismo de ajuda do governo norte-americano) 

como da ALPRO (Aliana para o Progresso) e tamb6m pelo FMT, apesar destes 

considerarem as medidas tomadas pelo governo brasileiro muito "gradualistas". Em 

1965 o Rvll e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) liberaram recursos 

para a estabiliza9ao financeira do Brasil. 

O BIRD emprestou 172 milh6es de dlares, e os Estados Unidos, atrav6s do 

Programa USAIID, investiu 488 milh6es de d6lares no Brasil no perodo 1964-67. Em 

oposi9ao aos "emprstimos-projeto", que deveriam ser aplicados em constru96es, os 

emprstimos dos Estados Unidos eram na maioria do tipo "emprstimo- programa", 

que deveriam ter a contrapartida de relatrios trimestrais da situa o econmica do 

Brasil. 

O que percebemos nas rela96es econ6micas do Brasil com a comunidade 

financeira em geral, e com os Estados Unidos em particular,6 o funcionamento de um 

"modelo skinneriano"5o de relacionamento. A cada a9ao do governo brasileiro 

considerada uma "boa a9ao" correspondia uma contrapartida. Vejamos alguns 

exemplos. 

48SKIDMORE, Thomas.Op. cit. p. 87 

5。 Rerencia a teoria comporatamentalista ou behaviorista. 
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Depois da defesa que Roberto Campos fez da Lei de Remessa de Lucros em 30 

de junho de 1964, o Brasil obteve em 1 de julho de 1964 o reescalonarnento das dvidas 

externas, superando 3 bilh6es de d6lares, concedida pelos paises credores do Brasil 

(Membros do Clube de Haia: A ustria, Bdlgica, EUA, Fran9a, Itdlia, Jap言o, Holanda, 

Alemanha Ocidental, Inglaterra e Sui9a) com pagamento a m6dio prazo.51 

Curiosamente, logo ap6s a promulgaao do AI-2 (27/10/65), o representante do 

Brasil junto ao Fundo Monetario Internacional, Maurcio Chagas Bicalho, afirmou que 

FIvil e outras organiza96es financeiras internacionais estavam dispostas a colaborar com 

o governo do Brasil, havendo confian9a externa quanto ao sucesso do PAEG e que este 

atingiria seus objetivos.52 

Tamb6m, ap6s a defesa da atua9ao dos EUA no Sudeste asitico feita pelo 

Brasil na ONU no final de setembro de 1965, o Brasil obteve trs emprstimos, sendo 

dois dos emprstimos concedidos pelo BID para projetos de expansao da capacidade de 

energia eldtrica, no total de 21.400.000 d6lares, e o terceiro pelo Banco Mundial, no 

valor de 1.500.000 d6lares, para o financiamento de estudos relativos a um plano geral 

de moderniza 乞o do sistema de transportes do Brasil.53 

No final de maro de 1965 vieram ao Brasil trs observadores de confian9a do 

Presidente Lyndon Johnson com a miss言o de observar a atuaao da USAID no Brasil e 

verificar as possibilidades de ser ampliado o papel da iniciativa privada norte- 

americana na ajuda externa ao Brasil. Ao final da visita, no dia 30 de maro de 1965, 

foi anunciada a concessao de novos emprstimos da Alian9a para o Progresso ao Brasil 

51Zero Hora, 02107164."Divida Externa: Brasil obtぐm reescalonamento" 
52Jomal do Brasil, 29/10/65, 1o caderno, p. 13 ."FMI e outros 6 rgos desejam intensificar ajuda ao Brasil" 
53O Estado de S言o Paulo, 02/10/65, p. 01 "Brasil obt6m 3 emprstimos" 
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no montante de 50 bilh6es de Cruzeiros e 15 milhes de d6lares. Estes destinavam-se 

aos setores de energia, transportes, habita 豆o, saneamento e indstrias privadas 

Assim, novos emprstimos ao Brasil estavam condicionados a uma interpreta9o 

positiva por parte das agncias internacionais em relaao ao "bom comportamento" do 

Brasil, em especial na sua poltica econ6mico-financeira 

Pelo que vimos at agora, podemos afirmar que a poltica econmica do 

Governo Castelo Branco procurou implementar o moderno capitalismo no Brasil, 

atravs da associa 乞o com o capital internacional. Procurou-se criar um clima de 

confiana aos credores e investidores estrangeiros. As reformas destinavam-se a 

desestruturar o modelo de desenvolvimento populista e suas bases sociais 

Paralelamente a essa desarticula9ao, o governo militar criava novas bases para a 

economia brasileira. 

Conforme Thomas Skidmore,“にJ as polticas impopulares do governo Castelo 

Branco haviam deixado uma heranぐa macroecon6mica favorvel ao novo governo."54 

Com a redu9ao da inflaao, melhoria da balana de pagamentos, redu9豆o do dficit 

pblico, promo9ao das exporta96es, racionaliza9ao do setor pdblico e renegocia9ao da 

dvida externa, o terreno estava preparado para o milagre econ6mico. 

1.1.3- As tens6es e contradic6es no bloco de poder 

Como foi afirmado antes, o bloco de poder que fundamentou o Golpe de mar9o 

de 1964 aglutinou-se momentaneamente baseado na interpreta 乞o de que era necessdrio 

remover as for9as de centro-esquerda da politica nacional e que, nao obstante, essa 

aglutina9ao cindiu-se com a implanta9言o do regime militar. Embora no consista objeto 
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central dessa dissertaao os processos politicos internos, considero necessrio 

incorporar essa dimensao da poltica na an豆lise da politica externa, por serem ambas 

dimens6es do cenario central, o Estado. E Se, como foi afirmado na introdu9ao, as 

prticas do Estado sきo o reflexo de suas lutas internas e das lutas que ocorrem na 

sociedade civil,6 importante verificar essa dimensao, interpretado ela como um dos 

determinantes das formula6es estatais. O que pretendemos demonstrar, nesta se9ao, 

so os conflitos que havia no prprio bloco de poder e que tinham reflexos na condu9o 

politica, em especial na poltica externa. Para tanto, sero analisados os principais fatos 

e interpreta96es relativos a esses conflitos que podem oferecer elementos para entender 

os condicionamentos internos na formulaao da poltica externa. Para a realiza9o 

deste intento, me valI de algumas observa96es importantes introduzidas por estudiosos 

do processo poltico p6s-1964 

O Padro classico de interpreta9ao do regime militar brasileiro ・  consagrado nos 

estudos de Alfred Stepan, Guilhermo O'Donnel, Tomas Skidmore, Carlos Estevam 

Martins, Eli6zer Rizo de Oliveira, entre outros - consiste em interpretar como eixo 

dinamico das disputas das Foras Armadas como sendo entre duas correntes: a dos 

"castelistas" - ligados 自  ESG, mais liberais e mais internacionalistas; e a dos "linha- 

dura" - ligados a Caserna, mais autoritrios e mais nacionalistas 

Eli6zer Rizzo de Oliveira analisa o processo politico que se desenvolve no 

interior das Foras armadas ap6s o Golpe de 1964, durante os governos Castelo Branco 

e Costa e Silva. Segundo este autor, o poder politico passou a ser definido no interior 

das foras armadas na medida em que estas assumiram as fun96es centrais do Estado 

As classes dominantes colocavam suas dinamicas politicas a partir da rela9ao politica 

540p. cit., p. 142 
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das for9as armadas. As prprias tens6es sociais encontravam eco nas Foras armadas, 

segundo o autor, principalmente atrav6s dos militares considerados linha-duras.55 

Para compreender a atua9言o dos diversos grupos sociais durante o governo 

Castelo Branco, Oliveira divide o governo em trs etapas. Essa periodiza9ao, embora 

passivel de questionamentos, fornece subsidios importantes para o entendimento do 

processo. A primeira etapa compreende de abril a Junho de 1964, e 6 marcada pela 

aglutina9ao de diversas aspira96es e posi96es em torno da id6ia de que era necessdrio 

reprimir os movimentos populares, combater o comunismo e retomar o 

desenvolvimento econ6mico.56 Essa unidade minima 6 que permitiu o Golpe de Estado 

Na segunda etapa (Junho de 1964/outubro de 1965) ocorreu a chamada 

defini9o da hegemonia militar. Nessa etapa, houve a for9a preponderante de um 

determinado setor das foras armadas. Interrompeu-se a precaria unidade anterior, 

frente a quest6es como o carter do regime e a politica econ6mica. Algumas das 

divis6es politicas estao ligadas diretamente a essas quest6es. As medidas tomadas a 

favor da participa9ao do capital estrangeiro na economia foram objetos de crtica por 

vrios grupos polticos que haviam apoiado o golpe. Na defini9o do novo regime, a 

unidade prec自ria tamb6m rompeu-se. A prorroga9ao do mandato presidencial polarizou 

o debate, no campo militar, entre os "duros", que a queriam, e os esguianos que n乞o a 

queriam. 

A terceira etapa compreende o perodo de outubro de 1965 a mar9o de 1967 

Essa etapa come9a com a edi9ao do AI-2 que, segundo Elizer Oliveira, consagra a 

hegemonia da linha dura no processo politico intramilitar, e corresponde a transferncia 

55OLIVEIIRA, Eliezer Rizzく〕 As Foras Armadas: poltica e ideolo8m no Brasil (1964-1969). Petrpolis, 
Vozes, 1976. (2 ediao). p. 16-17. 
56 Td ihi(1 fl SO 
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do poder politico para o interior das Foras Armadas. Essa 6 a fase em que ocorre uma 

crescente desmobiliza9まo da sociedade civil e uma crescente mobiliza 乞o politica das 

foras armadas. 

A candidatura do Ministro Arthur da Costa e Silva tem um carter de imposi9o 

dos setores "duros" contra a forma com que Castelo Branco queria conduzir o processo 

sucess6rio. Essa candidatura encontrou eco na jovem oficialidade e nos setores 

nacionalistas, embora se atribua um nacionalismo mal definido a linha dura. 

Durante a realiza9百o dessa pesquisa, encontrei um interessante trabalho que no 

pode deixar de ser comentado. Trata-se do livro de Jo言o Roberto Martins Filho. Neste 

trabalho, Martins Filho dedica-se a derrubar o que ele chama de paradigma hegem6nico 

na anlise dos conflitos militares p6s-64. Para ele, esse modelo entende o mundo 

castrense a partir de uma hip6tese dicot6mica e dualista: a oposi9ao entre um setor 

considerado liberal e internacionalista (Castelo Branco) e outro considerado linha-dura 

nacionalista (Costa e Silva).57 

O autor prop6e, em substitui9ao ao modelo dualista, outro, que ele chama de 

unidade na desuniao. Para ele, os militares mantinham uma unidade no que se referiaa 

institucionaliza9ao do regime militar e ao afastamento dos civis do poder, mas 

desuniam-se no que se referia s taticas para essa institucionaliza9ao, assim como a 

questao sucess6ria provocou a forma9ao de verdadeiros partidos militares na caserna. O 

autor chega a identificar no perodo do governo Costa e Silva a existencia de quatro 

grupos militares: os castelistas; os "linha dura" concentrados em torno dos coron6is 

Ruy Castro e Boa Ventura e do Comandante do I Ex6rcito, o Genernal Cizeno 

Sarmento; os albuquerquistas, ligados ao Albuquerque Lima, e o grupo palaciano, 
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concentrado em torno de Costa e Silva, cujo ncleo duro era o General Jaime Portella, o 

Coronel Mrio Andreazza e o General M6dici.58 

Para o governo Castelo Branco, o autor nao encontra essa heterogeneidade, 

ficando a originalidade de sua andlise na demonstra9o de que Castelo Branco no era 

liberal,59 tal como ele ficou consagrado na mem6ria hist6rica, O autor afirma a 

dificuldade de apregoar ao grupo castelista a alcunha de liberal, ja que este procurou 

institucionalizar o regime, com o trip6 Lei de Seguran9a Nacional, Lei de Imprensa e a 

Constitui9ao de 1967. Essa constitui9ao foi criticada por fortalecer o executivo, pela 

diminui9ao das prerrogativas do Congresso e pelo estabelecimento das elei96es 

indiretas60 

Todavia, de fato, durante o Governo Castelo Branco houve uma bipolariza9ao, 

conforme atesta o pr6prio Martins Filho: "a situaao militar parecia se configurar cada 

vez mais como uma oposi9ao entre dois p6los: os partidhrios do governo Castelo 

Branco e os que iam acumulando insatisfa6es face a seu governo."6' Ou seja, agora o 

prprio autor concorda com a hip6tese classica: Havia vrios grupos de oposi頭o ao 

governo Castelo Branco que se aglutinaram formando um bloco - mesmo que 

heterogeneo - conhecido como linha-dura. E, entao, qual era o conte丘do das 

insatisfa6es desse bloco? 

O anticastelismo apareceu como a forma possivel da oposi9ao liberal ao avan9o 

da militarizaao. Os "liberais" que criticavam a Constitui9含o castelista voltaram-se 

entao para Costa e Silva, jh que ocorrera identifica9乞o entre militariza9ao e 

57MARTINS FILHO, Jo乞o Roberto. O palcio e a caserna: a dinmica militar das crises polticas na 
ditadura (1964-1969). Florian6polis: Ed. da TJFSCAR, 1995 
581d., ibid., p.115-120 
59 N豆o encontrei, no trabalho de Martins Filho, uma defini9ao de liberal 
60AS crticas vieram inclusive do partido de apoio ao governo (ARENA) na figura do Senador Afonso 
Arinos. 
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castelismo.62 Reclamando da falta de dilogo do governo com os empresrios, a 

Confederaao Nacional da Indstria (CM) passou a apoiar Costa e Silva e depositar 

esperan9as no novo governo. O autor afirma tamb6m que ocorreu uma esp6cie de 

dualismo de poder que marcou o perodo da crise de outubro de 1965 - quando da 

promulga9吾o do AI-2 - at6 a posse de Costa e Silva. 

No entanto, o mesmo rigor colocado na defini9ao dos grupos e atores nao parece 

existir quando o autor se refere ao conjunto dos grupos cassados que apoiavam Joo 

Goulart que ele chama de "foras populares nacionalistas"63 Outra limita車o do 

trabalho 6 de que o autor centra sua anlise na din含mica militar e seus diversos grupos, 

e nao na sociedade como um todo ou nas fra6es hegem6nicas64 - o bloco de poder. Os 

militares poderiam garantir sozinhos sua pr6pria legitimidade? 

Conferindo extrema importncia 自  dinamica militar em detrimento das 

dinamicas prprias da sociedade, o autor chega a afirmar que "o estudo do caso 

brasileiro questiona frontalmente a possibilidade de interpretar as cis6es intramilitares 

como expressao das divis6es intraburguesas".65 Mas ainda assim reconhece a oposi9o 

que as fra96es m6dias da burguesia faziam ao PAEG, atravs da Confederaao Nacional 

da Indstria (CM). Segundo o autor, "as manifesta96es de descontentamento desses 

grupos burgueses expressam mudan9as que vimos acompanhando nas rela6es de foras 

61 Id., ibid., p. 64 
62 Id,，比id., p. 91. 
63 id., ibid., p. 46. 
64Conforme o autor, ele procura "enfatizar o aspecto militar das burocracias militares"(p.36) e "o estudo 
de caso brasileiro questiona frontalmente a possibilidade de interpretar as cis6es intramilitares como 
express豆o das divis6es intraburguesas." (p.40) Assim, mesmo demonstrando erudi頭o no tratamento das 
quest6es sobre o Estado o autor parece ter faltado a s aulas sobre a autonomia relativa do Estado (em 
rela o a sociedade Civil - e a s fra6es do poder do Bloco hegem6nico) na medida em que confere a esta 
rela9ao uma via de mou nica 
651d., ibid., p.4O 
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」一一」 一ニー一一一一  一一」 一  」一  一一ニー一  ーnユーー ”66 A 一一：一 	一一一  一  一一一一一  一  」,一一 凸一一一一一  」一  」ー一ー一1一  一一」一一  ueeisivas no seio ao regime miiitar. ハ  ssim, para o autor, o ienorneiio uo uupio pouci 

militar repercutia no mundo civil, mas o inverso nao acontecia. 

Concretamente, verifica-se que os movimentos de ruptura do bloco de poder - 

com o surgimento do anticastelismo - giravam em tomo de dois eixos principais: as 

medidas poltico-econ6micas tomadas pelo governo Castelo Branco e o processo de 

sucesso presidencial. 

A primeira fonte de oposi9ao ao governo Castelo Branco vinha de suas op96es 

no campo econ6mico. O "rem6dio amargo" das medidas antiinflacionarias provocaram 

rea96es tanto dos politicos quanto dos empresarios que sofreram a concorrncia com 

empresas estrangeiras. Percebendo a possibilidade de cooptaao dos setores 

descontentes, em julho de 1965 tanto Carlos Lacerda quanto Magalhaes Pinto 

criticavam abertamente a politica econmica do Governo e pediam uma revis乞o no 

minist6rio.67 A Confedera9ao Nacional da Indhstria (CM), representando setores 

empresariais descontentes, tamb6m constituia uma importante fonte de oposi95o a s 

medidas econmicas da dupla Bulh6es-Campos. 

Outro elemento de instabilidade do bloco de poder era a questo da sucessao 

presidencial, disputada por civis e militares. Nao era novidade, desde o Golpe, que 

Costa e Silva queria ser o Presidente. Este inclusive havia nomeado a si mesmo 

Ministro da Guerra do novo governo, alegando ser o mais antigo general no Rio de 

Janeiro na ocasio do Golpe. Vrios autores reafirmam a relutncia de Costa e Silva em 

aceitar a candidatura de Castelo Branco a presid6ncia, que estava sendo articulada nos 

primeiros dias p6s-Golpe. Mas a solu9ao final foi via consenso: Assim como Costa e 

661d., ibid., p. 78. Nesta se9ao, o autor mostra como eram as criticas ao Governo feitas na revista do CNI, 
Desenvolvimento e Conjuntura, que atacava o que eles chamavam de poltca antiindustrialista do PAEG 
67 DULLES, Foster, Op. cit., p. 119 
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Silva teve de aceitar Castelo na Presidencia, Castelo teve de aceitar Costa e Silva no 

Ministrio da Guerra. E paulatinamente, a op9ao Costa e Silva come9ou a cristalizar- 

Se. 

Depois da crise de outubro de 1965, Costa e Silva foi conquistando cada vez 

mais espa9o entre os linha-duras e se apresentou como o respons言vel pela unidade 

militar. No final de 1965 e come9o de 1966, Castelo procurou impedir a candidatura de 

Costa e Silva, mas, ante o perigo de quebra da unidade militar, Castelo recuou. Em 4 de 

outubro de 1966, Costa e Silva foi eleito Presidente da Republica pelo Congresso 

Federal. 

Entre os civis, Carlos Lacerda consistia numa das primeiras rupturas com o 

Governo Castelo Branco e inclusive com Costa e Silva, depois que verificou a crescente 

mil itariza9をo do regime e a sua candidatura ao Governo Federal cada vez mais distante 

Carlos Lacerda, tentando tamb6m o apoio de Jo乞o Goulart e Juscelino 

Kubitschek, publicou no final de outubro de 1966 o Manifesto da Frente Ampla, que 

tinha como objetivo o retomo da democracia, do nacionalismo e da independencia em 

politica externa. Entretanto, seu plano de constituir uma for9a a pressionar o governo de 

Costa e Silva fracassou.68 

Diversos setores da Igreja tamb6m manifestavam seu descontentamento, apesar 

da igreja inicialmente ter apoiado o golpe. Um dos principais expoentes dessa critica foi 

Dom Helder Camara, arcebispo de Olinda e Recife. Dom Helder chegou a liderar a 

publica9o de um manifesto, atacando a estrutura social no Brasil e a persegui96es 

polticas. 

68SK1DMORE, Thomas. Op. cit., p. 115 
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Dessa forma, com a posse de Costa e Silva, em 1967, ocorreu com a promessa 

de "humanizar a revolu9乞o", acenando para mudan9as significativas no regime. 

Politicamente, buscou alian9a junto ao que genericamente se pode chamar de setores 

nacionais da economia e legitimidade junto ま  classe m6dia, na tentativa de reforar o 

bloco de poder. Percebendo a forma9ao desse novo pacto de poder, compreende-se as 

diversas mudan9as que ocorreram no a mbito da poltica externa, quando Costa e Silva 

assume o governo, em rela9ao ao governo Castelo Branco. 

Costa e Silva foi favorecido por um conjunto de expectativas favorveis 

derivadas do sentimento anti-castelista e da polariza9ao com os castelistas. Havia urna 

expectativa de que Costa e Silva procedesse um revisionismo liberal. Assim, Costa e 

Silva aproveitou-se dessas expectativas e iniciou seu governo prometendo a 

"humaniza 乞o" da revolu9ao. Mas conforme mostra Martins Filho, houve uma 

progressiva deteriora9ao dessas expectativas ap6s os primeiros meses do governo Costa 

e Silva, O pretenso revisionismo costista se esgotou rapidamente. Afinal de contas, nem 

Costa nem Castelo eram liberais. A pr6pria visao dualista de "sinais trocados" 

(Castelistas duros X Costistas liberais) consistia numa percep9o equivocada, como 

mostra ja nos primeiros meses o governo Costa e Silva, dos crticos da 

institucionalizaao do regime, alimentada "pragmaticamente" por Costa e Silva na 

perspectiva de angariar apoio para o seu governo.69 

Assim, durante o governo Castelo Branco, ocorreram divis6es dentro do bloco 

de poder, que aglutinaram-se primeiramente em torno dos castelistas e anti-castelistas e 

posteriormente, jd no 丘  ltimo ano de governo, cindiu-se em uma dualidade de poder que 

se configurou entre os partidarios do governo Castelo Branco, que defendiam sua 

69 Martins Filho, op., cit., p.100 
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politica econ6mico-financeira, e os partidarios de Costa e Silva, com um programa e 

projeto poltico diferenciado, O carter difuso desses "partidos" 6 o reflexo dos 

multiplos e a s vezes contradit6rios apoios recebidos pelos diversos grupos e setores 

Dessa forma, entende-se porque se apregoa a existencia no governo Costa e Silva de um 

componente nacionalista e de um componente "duro" (intolerante), ao passo que 

Castelo Branco herdou a denomina9ao de liberal e internacionalista. 

1.2 - O mundo bipolar p6s-Segunda Guerra e as fissuras no sistema 

Nesta se9o, nao pretendo fazer uma exaustiva anlise do sistema internacional 

da d poca, o que demandaria uma dissertaao a parte, mas sim situar o leitor nas 

pnncipais quest6es internacionais dos anos 1960, para verificar os pontos de 

cruzamento entre a politica externa e o sistema internacional. Ou seja, verificar os 

condicionamentos externos a formula 乞o da politica externa do governo Castelo 

Branco. Tamb6m nao trabalharei aqui em profundidade temas muito especificos 

relativos aos principais paises; tais questes aparecero, quando necessdrio, nos 

prximos capitulos. 

As rela96es Washington-Moscou no P6s-Segunda Guerra Mundial foram 

marcacl2s pelas diversas dimens6es de uma tensao conhecida como Guerra Fria, 

fazendo desta o elemento articulador do sistema internacional. A Guerra Fria subjugou 

vrias rivalidades existentes antes da Segunda Guerra Mundial e congelara diversas 

outras tens6es da situa9ao internacional. Ainda assim, a Guerra Fria chegou a conhecer 
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momentos mais "quentes" que foram acontecendo num crescente,7U e que culminou 

com a crise dos misseis em Cuba em 1962. 

A partir de ento, com o reconhecimento m丘tuo da capacidade destrutiva de 

ambas super-potncias, advindas da ascensao politica e diplomtica da URSS e dos 

paises do Leste Europeu, inicia-se um processo de coexistencia pacifica, com o respeito 

das respectivas d reas de influencia. Esse processo consubstanciou-se nos acordos de 

limita9ao de annas nucleares e no entendimento de proibi96es dos testes nucleares, o 

que na prtica procurava impedir a proliferaao de tal tecnologia. Tal fato foi 

denunciado pelas potencias emergentes como uma tentativa russo-americana do 

congelamento do poder no sistema mundial. 

Houve mudan9as na condu9ao da politica externa sovi6tica p6s-Stalin. O XX 

congresso do Partido Comunista da Uni言o Sovi6tica (1956) oficializou a 

desestaliniza9ao e colocou a possibilidade de haver mhltiplas vias para se chegar ao 

socialismo, inclusive por vias pacificas.7' Conforme Paulo Vizentini, "A 

desestalimza9乞o, a 'competi9ao pacifica' com o mundo capitalista e a cisao tanto do 

bloco como do movimento revoluciondrio comunista, afastavam a suposta ameaa 

externa e permitiram nao s6 uma distensao das rela96es internacionais, como a 

emergncia de antagonismos dentro do campo ocidental. Por outro lado, a consolida o 

econmica e diplomtica do campo socialista, isto 6 , da URSS hegem6nica e do Leste 

70Entre outros acontecimentos considerados concernentes'escalada da Guerra Fria, pode-se citar 
Ocupa 三o do Norte do Ir pela URSS (1946); Discurso da "Cortina de ferro" (maro 1946); Doutrina 
Truman (Maro-1947); Plano Marshall (junho de 1947); Golpe de Praga (Fevereiro de 1948); Bloqueio de 
Berlim (Junho de 1948); Guerra da Coria (1950-1953); Revolu9ao Chinesa (1949); Assinatura do 
Tratado do atlantico Norte -OTAN- (1949); Assinatura do Pacto de Vars6via (1955); e Revolu9豆o Cubana 
(1959). 
71VEzENTINI, Paulo. Da Guerra Fria d Crise (1945-1995). Rela6es inlernacionais contemporneas 
Porto Alegre: EDIJFRGS, 1996,p. 40 
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Europeu, afastavam as tenta96es de uma confronta9ao fcil em proveito da OTAN, 

aceitando-se assim a existencia 1eritima dos paises socialistas"72 

De fato, os anos da d6cada de 1960 foram marcados, no sistema internacional, 

por uma relativa distensdo (dtente)73 do conflito bipolar entre a URSS e os FUA, 

quando o equilibrio nuclear foi atingido entre as duas superpotencias. Ao mesmo 

tempo, a Guerra Fria concentrava-se na periferia do sistema mundial, onde ambas 

superpotencias disputavam poder e influncia. Mas novos elementos surgiram e 

complexificaram o sistema internacional. Entre estes elementos esto a descolonizaao, 

a ruptura chinesa no seio do bloco sovi6tico e a perda do poder relativo dos EUA e da 

Uni豆o Sovi6tica.74 

Na d6cada de 1960 e 1970 come9aram a ficar mais claros os sinais ja emitidos 

na dcada de 1950: a fragmenta9do poltica e a multipolaridade econ6mica. Essas duas 

tendencias come9aram a cristalizar-se. Dentro do quadro de tentativa de congelamento 

do poder mundial, vemos surgir as fissuras no sistema, representadas pela ascenso 

politica e econ6mica de novos atores. 

No campo socialista, houve a ruptura da Albania com a IJRSS. A China, 

exatamente em 1964, detonou sua primeira bomba A e passou a procurar uma maior 

independncia em rela9ao ao bloco socialista, criticando a resistncia da IJRSS por esta 

no lhe repassar tecnologia nuclear.75 Tamb6m criticava a URSS pelo desfecho da crise 

dos misseis e por terem assinado o Tratado de proibi9ao de provas nucleares. A Guerra 

72VIZENTINI, Paulo. Rela6es internacionais e desenvolvimento: o nacionalismo e a Poltica externa 
independente (1951-1964). Petr6polis: Vozes, 1995, p.186. 
!3 Embora se reconhe9a que a detente propriamente dita seja um fen6meno dos anos 1970 
74SARAIVA Jos6 Fl自vio. (Org.) Rela6es Internacionais contemporneas: di constru o do mundo 
liberal d globaliza o - de 1815 aos nossos dias. Brasilia: Paralelo 15, 1997. p. 258-259 
'5 Ver: VLZENTJNI, Paulo. Da Guerra Fria d Crise (1945-1995,). Rela6es internacionais 
contemporneas. Porto Alegre: EDIJFRGS, 1996. SARAIVA, Jos6 Fldvio. (Org.) Rela96es Internacionais 
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entre India e China, em 1962, apresentava internacionalmente a China com uma 

imagem agressiva. 

No bloco capitalista, entre os elementos de instabilidade interna figurava a 

Frana do General De Gaulle, que na d6cada de 1960 criticava a hegemonia norte- 

americana e a subservincia da Europa ocidental. A Fran9a procurou desenvolver 

autonomamente tecnologia militar nuclear e em 1966 expulsou a sede da OTAN de 

Pans e as bases americanas do territ6rio frances. 

Enquanto isso, a emergncia do Terceiro Mundo - principalmente ap6s a 

descolonizaao - introduzia novos atores no sistema mundial com uma agenda prpria, 

baseada essencialmente nas crticas ao congelamento do poder mundial e na 

reivindica9ao de uma Nova Ordem Econ6mica Internacional que contemplasse os 

anseios de desenvolvimento da periferia. Ao impasse do conflito Leste-Oeste somava-se 

o conflito Norte-Sul. 

A I,一一r一凸一一：一  」一  1、ー  ュー  76 -- - T 1 - , . ii.し  uiiiciciiじia ueD anuung na .inaonesia marcou essa emergencia cio I erceiro 

Mundo - termo criado em 1952 - no concerto das na6es. Apesar da heterogeneidade 

dos paises que compunham esse grupo, eles tinham caractersticas em comum: o desejo 

de desenvolvimento, a descren9a na teoria das vantagens comparativas do mercado 

mundial capitalista e a necessidade de se evitar uma nova conflagraao mundial. Apesar 

de criticarem a URSS de praticar neocolonialismo na Europa Oriental, os ex- 

revolucion自rios anticolonialistas - Jawaharlal Nehru na i ndia, Sukamo na Indon6sia, 

Gamal Abdel Nasser no Egito e o dissidente comunista Tito na Iugosldvia - nao 

deixavam de se declarar socialistas e lutar por apoio e investimentos sovi6ticos. Em 

contemporneas: da constru9n do mundo liberal globalizaAo - de 1815 aos nossos dias. Braslia: 
Paralelo 15, 1997. 
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1961, realizou-se em Belgrado a Primeira Conferencia dos No-Alinhados. Neste 

encontro, houve convergncia de vis6es na questo do neutralismo e no seguimento das 

reivindica96es da Conferncia de Bandung. O novo movimento contava com vinte e 

cinco membros (Brasil participou como observador) e sua poltica baseava-se no trip6 

dos trs D's (descoloniza9ao, desenvolvimento e desarmamento), e representava uma 

nova fora poltica no sistema mundial. Em 1964 realizou-se no Cairo a Segunda 

Conferncia dos No Alinhados. 

Paul Kennedy lembra que as rela96es entre o Terceiro Mundo foram inst自veis e 

complexas. Apesar de terem existido os que se mantinham persistentemente pr6-russos, 

como Cuba e Angola, e outros pr-americanos, como Israel e Taiwan, a maioria dos 

novos pases procurou a via no-alinhada, embora com uma simpatia nao muito 

consistente por algum bloco.77 No obstante, a emergncia dos novos atores alterou o 

perfil da ON1J e projetou novas temticas nos foros internacionais. A essa 

heterogeneidade de atores internacionais somavam-se a complexidade do prprio 

campo socialista, que impedia os maniqueismos de antes (como o discurso da "Cortina 

de Ferro" comunista) e muitas vezes deixavam perplexos os analistas mais atentos 

No plano continental, a Revolu o Cubana de 1959 introduziu uma fissura no 

poder dos EUA para a Am6rica Latina, e ainda aterrorizava os governos conservadores, 

sobretudo depois que um de seus protagonistas, Ernesto Guevara, preconizou, ap6s a 

Conferncia Tricontinental de Havana, realizada em janeiro de 1966, a exportaao da 

revolu9ao e a cria9ao de "um, dois, trs, muitos vietns" na Am6rica Latina 

76Ab1 de 1955, com a 
p
articipa o de 29 pases da A sia e da A frica

, p
atrocinados pela I ndia, Paquisto

Ceilo e Indonsia. 

77 KENNIEDY, Paul. Ascenso e Queda das Grandes Potncias 斑。 de Janeiro: Campus, 1991. p. 376 
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Assim, a bipolaridade sob hegemonia dos EUA estava cedendo espa9o a um 

sistema mundial mais complexo, enquanto via-se o crescimento acelerado do Japao e da 

Alemanha Ocidental tomando-os competidores dos ELTA e servindo como novos p6los 

de atra 乞o capitalista extra-EUA. A "era de ouro" capitalista calcada no paradigma 

fordista-keinesiano chegava ao seu auge nos anos 1960 e mostraria seus limites no 

nicio dos anos 1970. 

A rea9ao americana ao risco de perda de influencia em d reas do Terceiro Mundo 

veio com uma crescente militarizaao nos anos 60, associada a reformas econmicas, 

polticas e sociais na periferia a partir do projeto Alian9a para o Progresso. Com  a 

morte de Kennedy e a ascens乞o de Lindon Johnson na Presidncia, a Alian9a Para o 

Progresso ser lentamente esvaziada. A malograda experiencia norte-americana no 

Vietname ainda estava no inicio, mas jd come9ava a ensinar que a deten9ao de 

tecnologia de guerra e armamento nuclear nao era o suficiente para manter o status 

mundial. Era necessdrio impedir a ascensao de movimentos que pudessem provocar a 

ruptura desse sistema, como governos populistas, esquerdizantes ou nacionalistas. A 

experiencia diplomtica dos 丘  ltimos governos populistas muito contribuiram para esta 

percep9ao norte-americana, como veremos a seguir. 

1.3 - A Tradi恒o e a Ruptura na Experiencia diplom豆tica Brasileira 

Como afirmamos na introdu9ao, a politica externa do governo Castelo Branco6 

a cristalizaao momentanea de continuidades e rupturas diplomticas. Nesse sentido, 

mesmo considerando que no periodo Castelo Branco houve mudan9as na condu9ao da 
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politica exterior, tamb6m 6 necess自rio verificar o que representou rupturas e 

continuidades com a politica externa precedente. 

De fato, o Brasil d um pas que mant6m uma s6lida tradi9ao em sua politica 

exterior,78sendo um dos principais eixos a politica externa voltada para o 

desenvolvimento. Calcada numa politica externa de baixa densidade poltica e alta 

densidade econmica, desde os anos 1930 a politica externa havia sido transformada 

em um instrumento para o desenvolvimento do Brasil. Da em diante, o chamado 

modelo de politica externa para o desenvolvimento foi transformado em paradigma. 

Entretanto, sob o paradigma da politica externa para o desenvolvimento, 

crescentemente articularam-se diferentes linhas de condutas externas identificadas de 

acordo com os modelos de desenvolvimento interno e com as conjunturas e 

possibilidades externas, estando basicamente polarizadas entre nacional- 

desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo-associado. Conforme Amado Cervo, essas 

duas correntes bifurcaram o liberalismo brasileiro e se debateram pelo controle da 

poltica exterior. Esse autor ainda faz uma distin9豆o dessas duas correntes nas suas 

caractersticas bhsicas: "o desenvolvimento liberal associado configurou-se nas 

propostas de polticas p丘blicas internas e na outra face da politica, a externa, 

envolvendo conceitos e ideologias afinados com o ocidentalismo, a amizade e as 

rela96es especiais com os Estados Unidos - a matriz do modelo -, a busca de prote頭o 

pela valoriza9ao da seguran9a coletiva regional, a facilidade para a penetraao de 

capitais e empresas do exterior, o relaxamento cambial e da legislaao que dispe sobre 

a remessa de lucros." Enquanto isso, o modelo do nacional desenvolvimentismo 

78 Existe um conjunto de valores na politica externa brasileira: A busca da solu恒o pacfica das 
controvrsias (que vem se afirmando desde 1876), o jurisdicismo (respeito aos tratados internacionais) e 
no realismo, que transformou-se em pragmatismo. CERVO, Anado.I n. CERVO A. e BUENO, C. Op 
Cit., p. 26-27. 
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"apoiado em crescente pragmatismo, teve outras e nfases: o controle dos setores 

estrat6gicos da economia pelo Estado, enquanto a empresa privada nacional no se 

dispusesse a atuar sobre eles; o protecionismo alfandegrio para expandir o parque 

industrial; o universalismo geogrfico, ideol6gico e politico e a nacionalizaao da 

seguran9a."79 

Desde o primeiro governo de Getlio Vargas (1930-1945) o modelo de politica 

externa conhecida como barganha nacionalista come9ou a ser colocado em prtica. Tal 

barganha visava capitalizar, entre as principais potncias no exterior, meios e recursos 

para o desenvolvimento do Brasil. Nesse perodo, Vargas procurou fazer acordos 

bilaterais com diversos pases, em especial na segunda metade dos anos 1930. No 

contexto de polarizaao do sistema mundial, com a expansao do bloco nazi-fascista e de 

prepara9ao para a Segunda Guerra, Vargas procurou comerciar com os Estados Unidos 

e solicitar investimentos e crditos, assim como intercambiar com alemaes e italianos 

pelo m6todo do crdito compensado. As For9as Armadas obtiveram vinculos tanto com 

os Estados Unidos e a Fran9a quanto com a Alemanha e a Italia, e Vargas ainda 

barganhou com as potncias pelo seu projeto siderrgico.80 

O modelo de barganha nacionalista promovido por Vargas sofreu um recuo no 

Governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-195 1), que corresponde ao incio da Guerra 

Fria. Neste contexto, o governo Dutra procurou alinhar-se aos EUA, inclusive 

rompendo rela96es diplomticas com a URSS e assinando o Tratado Interamericano de 

Assistencia Reciproca (lIAR - mecanismo de seguran9a coletiva), em 1947. 

79CERVO, Amado. Rela6es internacionais do Brasil. In: CERVO, Amado Luiz (org.) O Desafio 
Internacional: apoltica exterior do Brasil de 1930 aos nossos dias. Braslia. Editora Universidade de 
Braslia, 1994, p. 29. 
8OT 」  ，1・」 	へへ  。"Id., Ibid., p. 32. 

52 



No segundo governo Vargas (1951-1954) foram aprofundadas condutas de 

poltica externa que haviam sido implementadas nas d6cadas de 1930 e 1940. Mesmo 

sob um sistema internacional adverso, procurou-se aprofundar a barganha nacionalista. 

Embora ainda se tenha conhecido um hiato nestas tendncias no perodo 1954-1958, 

que corresponde a gesto Caf Filho e aos primeiros dois anos do Governo Juscelino 

Kubitschek, nos dois anos seguintes teve-se uma retomada da barganha nacionalista 

com o lan9amento da Opera9do Pan-Americana (1958). Essa consistiu numa proposta 

de cooperaao interamericana, objetivando a retomada do desenvolvimento. Conforme 

afirma Paulo Vizentim "(...) O 丘  ltimo governo Vargas no apenas rompeu com os 

parmetros diplomticos do Presidente Dutra, como tambdm iniciou um novo processo 

de encaminhamento da politica exterior, que atingiu seu apogeu e sua forma acabada 

em 1961 com a Politica Externa Independente."8' 白  exatamente sob essa "forma 

acabada" que ocorreu a exacerba9ao das tendencias nacionalitas e sob a qual agora 

centrarei minha anlise. 

A Politica Externa Independente (PET) compreendeu os perodos Janio Quadros 

e Joao Goulart e manteve uma relativa continuidade, apesar de ter ocorrido cinco trocas 

de chanceler.82 Essa continuidade permitiu ainda a existencia de trs fases distintas, 

identificadas por Vizentini: a primeira fase compreendeu o governo Jnio Quadros a foi 

marcada por uma esp6cie de neutralismo temperado, e que tinha como objetivo obter 

uma posi9ao mais destacada para o Brasil. A segunda fase (de agosto de 1961 - final de 

1962), concretizou alguns objetivos da primeira fase, mas ficou desgastada pelo conflito 

interno e pela polarizaao ideol6gica. A terceira, que permanece do inicio de 1963 at6 o 

at6 abril de 1964,d influenciada por Arajo Castro e manteve alta densidade em 

8'V1ZENTINI, Paulo. Rela"es internacionais.., Op. cit., p. 53 

53 



quest6es ligadas ao desenvolvimento.83 O nhcleo ideol6gico bhsico da PEI consistia em 

cinco principios que foram enunciados oficialmente: intensifica9ao das exporta6es 

brasileiras para todos os paises; a formula9ao autnoma do planejamento econ6mico 

nacional; a manuten9ao da paz e o desarmamento; a autodetermina9ao dos povos e a 

prevalncia do direito internacional e, a descolonizaao completa.84 Assim, o tema do 

desenvolvimento e da auto-determina9ao das na96es deram a t6nica do discurso e da 

prtica da PEI. Concretamente, entre as a6es de maior visibilidade, tivemos, sob a PEI, 

o reconhecimento diplomtico dos pases socialistas, apoio a Cuba, inclusive com a 

condecora 豆o de Che Guevara por Jmo Quadros, a condenaao do colonialismo 

portugus na A frica e a aproxima 乞o da Am6rica Latina. 85 

Essa politica estava estritamente vinculada a um modelo econ6mico de 

substitui9ao de importa96es. Na realidade, a PEI consistia numa estrategia de amplia9o 

das exporta96es ja iniciada por Vargas e aprofundada por outros governos. A 

necessidade de importa 豆o de bens de produ9ao e tecnologias para o prosseguimento do 

desenvolvimento industrial brasileiro exigia como contrapartida a acumula9ao de 

divisas, assim como o limitado mercado interno brasileiro no era capaz de absorver a 

prpria oferta de produtos. Tendo em vista a crescente deteriora9ao dos termos de troca 

- a desvalorizado de produtos primdrios -, era considerado vital para a economia 

brasileira a exporta9ao dos produtos oriundos de suas indstrias, concorrendo, assim, 

diretamente com os pases mais desenvolvidos. A estrat6gia dos governos populistas 

consistia na exporta9ao de produtos primdrios para os paises industriais e na amplia9ao 

da exportaao de produtos industrializados para os paises sub-desenvolvidos, em 

82BUENO, C. Dos alinhamentos ao Nacional Desenvolvimentismo. In. CERVO A. e BIJENO, C. Hist6ria 
da nolitica e,terior do Brasil. On. cit. 
53VIZENTINT, Paulo. Rela6es internacionais.....op. Cit., p. 194 
84 Id., ibid., p.195-196 
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especial a A frica. Para mundializar suas rela96es econ6micas, era necess自rio libertar-se 

das rgidas fronteiras estabelecidas pela Guerra Fria, aproximando-se, embora 

timidamente, do neutralismo. 

Como resultados, a PEI ampliou geograficamente a a rea de atua9ao do Brasil e 

mundializou seu espectro de interesses. Como consistia em uma poltica sem 

compromissos entre os dois blocos, logrou a simpatia dos paises do Terceiro Mundo 

recdm descolonizados e colocou-se como um interlocutor respeitado em fruns 

multilaterais, como a ONU. 

Enquanto isso, a PEI colhia crticas internas e externas. Sua implantaao ocorreu 

quando internamente no Brasil se presenciava um governo dividido entre a reforma e a 

revolu9ao e vivendo sob pesados ataques dos setores conservadores. Externamente, 

verifica-se que os EIJA mudavam sua politica externa para a Am6rica Latina, que de 

descaso passou para a crescente militariza9ao. O golpe militar no Brasil foi uma 

conjunao destes fatores internos e externos, somado a uma crise geral do populismo no 

Brasil. 

Quando Castelo Branco assumiu o poder, a PEI foi repudiada pelos novos 

protagonistas, que afirmavam a "perda de seu contehdo descritivo". Afinal, porque foi 

necesshria a nova reorienta9ao da politica externa no Brasil? Como se operou tal 

mudan9a? Quais foram os movimentos de ruptura e de continuidade com a experiencia 

diplomtica brasileira? Sao estas quest6es que procurarei discutir nos prximos 

capitulos. 

Em sintese, neste capitulo, procurei identificar os principais condicionamentos 

internos e externos para a formulado da politica externa do governo Castelo Branco. A 

85 Id., ibid., p. 228 
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intenção desta análise é perceber o significado interno e externo da política 

internacional. Na primeira parte, salientei a necessidade da análise do Bloco de poder e 

sua influência na política externa. Verifiquei que, depois do Golpe de 1964, os setores 

hegemônicos do país procuraram alterar profundamente o modelo de desenvolvimento 

do país - conhecido genericamente como populismo - imprimindo uma reação 

conservadora. Tal reação repercutiu nas novas orientações econômicas, que 

privilegiaram os capitais externos e os setores mais internacionalizados da burguesia em 

detrimento das empresas nacionais. As novas orientações provinham tanto das novas 

alianças internas como externas. No campo das relações internacionais, estruturou-se 

um discurso que procuraria explicar e legitimar o golpe. Podemos agora passar para o 

próximo capítulo, onde é analisado o conteúdo desse discurso e suas implicações. 
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CAPTULO 2 

A TESE DA INTERDEPEND血NCIA E O BIN MIO SEGURANCA E 
DESENVOLVINIENTO. 

2.1- Interdependencia como matriz terica da poltica externa 

No primeiro capitulo, demonstrou-se as principais transforma96es ocorridas no 

modelo de desenvolvimento do Brasil p6s-golpe militar, O objetivo consistia em situar 

o leitor no contexto geral em que a politica externa foi formulada durante a 

administra 豆o Castelo Branco. Agora, passarei a analisar as orienta6es fundamentais 

dessa politica, examinando as prticas e o conteudo dos discursos dos principais 

protagonistas. 

Se o Golpe militar alterou profundamente o modelo de desenvolvimento 

politico-econ6mico e social do Brasil aps 1964, na esfera da politica externa as 

mudan9as nao foram menos incisivas, pois houve uma nova orienta9ao, calcada no 

iderio do golpe. Dessa forma, interrompeu-se a politica externa desenvolvida pelos 

seus dois antecessores, Janio Quadros e Joao Goulart. Como foi abordado no primeiro 

capitulo, essa politica era denominada poltica externa independente, pois denunciava o 

conflito entre as duas superpotencias - EUA e URSS - como sendo desfavorvel a s 

demandas do Terceiro Mundo e pregava o n乞o-alinhamento e o neutralismo.86 Tal 

politica era motivo de criticas e denncias internas e externas por parte dos setores 

conservadores e dos EUA. 
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Em 4 de abril de 1964, Arajo Castro passou o cargo de Ministro das Rela96es 

Exteriores ao embaixador Vasco Leit五o da Cunha, que discursou de improviso e 

confessou que nada sabia sobre a nova orienta9ao da politica externa do Brasil, porque 

no havia conversado com o Presidente da Rephblica, alegando inclusive que o prprio 

Sr. Ranireri Ma7zilIi tinha declarado que "estamos vivendo um governo de 

transi9ao".87Aincla que o Chanceler Vasco Leito tenha distribuido uma nota a imprensa 

em 7 de abril - defendendo o Golpe de 31 de mar9o e afirmando que o Brasil continuar 

a manter rela96es com todos os pases88 - de fato, as primeiras inova6es da orienta o 

da politica externa apareceriam no discurso de posse da presidencia, em 15 de abril de 

1966, quando Castelo Branco afirmou: 

"A independencia do Brasil constituir o postulado basico da nossa 
politica internacional. Todas as na6es amigas contaro com a lealdade 
dos brasileiros, que honraro os tratados e os pactos celebrados. Todas as 
na6es democrticas e livres sero nossos aliados, assim como os povos 
que quiserem ser livres pela democracia representativa contaro com o 
apoio do Brasil para a sua autodetermina o. As histricas alian9as que 
nos ligam a s na6es livres das Am6ricas sero preservadas e fortalecidas. 
Respeitaremos a interdependncia dos pases de todo o mundo nos seus 
neg6cios internos e exigiremos igual respeito aos nossos negcios, que 
nao admitem a minima interferncia, por discreta e sutil aue venha a 
ーーーーコ,一一‘ー  ーー  ノ  、 ”89 mamlestar-se. (...)." 

Vasco Leito da Cunha, agora jd plenamente inteirado da nova orienta9ao da 

politica externa brasileira, concedeu no dia 6 de julho uma entrevista, em que, 

discorrendo sobre os mais importantes problemas internacionais, afirmou: 

"Em primeiro lugar, a recolocaao do Brasil num quadro de rela6es 
prioritarias com o Ocidente. Isto significa defender a politica tradicional 

86 Pa丁amaiores informa96es, Ver: VIZENTINI, Paulo. G. F. Rela6es internacionais e desenvolvimento 
Op. cit. 
87Jornal do Brasil. 05/04/64. 10 caderno. o. 05 
88，、 L ，・  」  ーk'uD1icac10 em: Revista l3rasileira de Politica internacional (RBPI). N 26. junho de 1964. O discurso 
mesclava a reafirmaao dos principios gerais da politica exterior do Brasil (como n乞o-interven9言o, 
jurisdicismo, pacifismo, desenvolvimento), com a defesa do Golpe e do regime que lhe adveio. Ainda 
assim, mostra uma dimensao universalista, prpria da prtica do Itamaraty, anunciando o objetivo de 
comerciar com todo o tipo de pases: "a palavra de ordem 6 comerciar". 

J ornai ao b rasii, 1bIU4Ib4, p. Ui. 
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de boa vizinhan9a na Am6rica, a seguran9a do Continente contra a 
agress豆o a subversao vindas de fora ou de dentro dele; a consolida9o 
dos la9os de toda a ordem com os Estados Unidos, nosso grande vizinho 
e amigo do norte; amplia 言o de nossas rela6es com a Europa Ocidental 
e com a Comunidade Ocidental de Na96es. Em segundo lugar diria que 
um dos objetivos fundamentais de nossa politica exterior tem de ser o de 
trabalhar para ampliar o mercado para os produtos de exportaao do 
Brasil () ,,9O 

Em 31 de Julho de 1964, Castelo Branco proferiu outro discurso, no qual fez a 

critica a politica de "independencia" do Governo Jo言o Goulart e afirmou que a 

orienta 乞o deveria, a partir desse momento, ser "interdependente", introduzindo ainda o 

conceito de circulos concentricos. O discurso de Castelo Branco fornece muitos 

elementos para a nossa anlise: em primeiro lugar, a formulaao da poltica externa 

buscava o robustecimento do poder nacional e das possiblidades de dai alcanar o pleno 

desenvolvimento econ6mico e social. Com  este objetivo, Castelo associava a no- 

interven9ao a autodetermina9ao, condi9ao necessdria para um pais viver 

soberanamente. Castelo inicia, em seguida, sua critica a poltica externa desenvolvida 

pelos seus antecessores. Afirma que, para perseguir os objetivos nacionais, haviam sido 

preconizadas duas op96es: a de independencia e a de neutralismo. Castelo Critica 

ambas as politicas. Afirma que, no contexto de uma confronta9ao de poder bipolar, com 

o div6rcio politico-ideol6gico entre os dois respectivos centros, 

%..)a preserva9ao da independencia pressup6e a aceita9ao de um certo 
grau de interdependncia, quer no campo militar, quer no econ6mico, 
quer no politico. Nenhum pais, seja no mundo ocidental, seja no 
sovitico, poder defender-se sozinho contra um ou outro dos centros de 
poder. A defesa tem de ser necessariamente associativa. (...). O interesse 
do Brasil coincide, em muitos casos, em circulos concentricos, o da 
Am6rica Latina, do Continente Americano e da comunidade ocidental".9' 

9ORBPI, no 27, Setembro de 1964. P. 595 
91MINTST豆RIO DAS RELA6ES EXTERIORES. A poltica exterior da Revolu戸o brasileira. Se o de 
Publica6es. 1966. Conforme entrevista de Vasco Leito da Cunha ao CPDOC, esse discurso foi escrito 
por Carlos Calero, que o fez a partir de subsdios do Prprio Vasco Leitao. Castelo Branco teria apenas 
acrescentado algumas iddias suas ao discurso original. Ver: CUNHA, Vasco Leit豆o. Diplomacia em altoー  
mar (Depoimento prestado ao CPDOC). Rio de Janeiro: Editora da Funda9乞o Getblio Vargas, 1994, 
p.271. 
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Mais adiante, Castelo critica o neutralismo, afirmando que ele assumiu a 

algumas fei96es basicas: passividade, indetermina きo, emotividade imatura e figa da 

realidade internacional. Quanto ao nacionalismo, afirma que este tornou-se uma op9o 

disfarada em favor dos sistemas socialistas, al6m de ter agravado tens6es internas e de 

ter criado contradi96es na politica externa.92 

O desarmamento e o anticolonialismo - continuando na anhlise do mesmo 

discurso - tamb6m foram preconizados por Castelo Branco, embora este admitisse que 

uma politica realista devesse "reconhecer a impossibilidade de soluao rpida do 

problema, em virtude das tens6es ainda existentes e a voca 乞o expansionista do 

movimento comunista mundial" e de que "qualquer politica realista de descoloniza9o 

no pode desconhecer nem o problema especifico de Portugal, nem os perigos de um 

desengajamento prematuro com o Ocidente".93 

Em seguida, Castelo Branco reafirma a prioridade de rela96es com as diversos 

grupos de paises, de acordo com a l6gica dos circulos concentricos: Em primeiro lugar, 

com a Am6rica Latina procurar ampliar as rela96es com todos os paises, em especial 

os limitrofes, e fortalecer a ALALC e a OEA. No segundo circulo concentrico - que 

compreende todo o continente americano - Castelo procurou ressaltar o 

panamericamsmo, afirmando que, em relaao aos ETJA, "temos a convic9含o de que o 

Brasil e a grande na9きo norte-americana cruzam seus interesses econ6micos e 

comerciais no plano de uma digna poltica de uma amizade reciproca", lembrando que, 

para os EUA, o desenvolvimento do Brasil tambdm lhe constitui um beneficio politico 

Quanto ao terceiro circulo concentrico - o mundo ocidental - Castelo fez men9aoa 

ampliar a coopera9ao com a Europa Ocidental. Com  rela9をo a outros espa9os, lembrou 

92BRANCO, Castelo In: MIRE. A poltica exterior da Revolu戸o brasileira. Sego de Publica96es. 1966, 
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tamb6m as possibilidades advindas das rela96es com os paises da A frica e daA sia. Em 

rela9乞o ao Leste Europeu, Castelo considera que - embora haja divergncias quantoa 

filosofia politica praticada nestes paises - o com6rcio entre o Brasil e o Leste Europeu 

pode ser mutuamente proveitoso.94 

A partir desse conjunto de anota96es, entendo que ocorreu a construao, pelos 

prprios protagonistas, de um novo quadro conceitual para explicar a orienta9ao da 

politica externa. A organicidade funcional de tais conceitos e a rapidez com que foram 

enunciados e implementados faz supor que jd vinham sendo preparados anteriormente 

ao Golpe. Nesse sentido, pode-se afirmar que a poltica externa promovida pelos 

militares orientava-se com um forte componente ideol6gico, sendo a Doutrina de 

Seguran9a Nacional seu substrato basico. Essa doutrina - aplicada pelo regime que 

adveio ao Golpe - vinha sendo construida internamente pela Escola Superior de Guerra 

(ESG, cujo principal te6rico era o geopolitico Golbery do Couto e Silva), desde a sua 

funda9乞o em 1949, a partir de subsidios te6ricos da National War College americana. 

Os fundamentos dessa doutrina consistiam na associaao entre seguran9a e 

desenvolvimento. Para alcanar o desenvolvimento, era condio necessdria obter a 

seguran9a. A seguran9a estava calcada na luta contra o inimigo interno e externo, 

identificado com o comunismo, o no-alinhamento e a critica aos valores ocidentais 

Propugnavam que politica externa tinha de ser interdependente, dada a interpenetra戸o 

do capital e das quest6es de seguran9a. Os militares brasileiros tamb6m reformularam o 

conceito de soberania. Esta n乞o se limitaria a s fronteiras nacionais, mas sim a s 

fronteiras ideolgicas, defendendo, dessa forma, a intervenao em paises da Am6rica 

op. Cit. 
931d.,ibid. 
941d., Ibid. 
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Latina que se colocassem sob o perigo comunista.95 Com a teoria das fronteiras 

ideol6gicas, os militares brasileiros ampliaram a sua estrat6gia de seguran9a, passando a 

abarcar, em ordem de prioridade, circulos concentricos, O primeiro circulo concentrico 

6do da Amdrica Latina, o segundo, o do continente americano e o terceiro, o da a 

comunidade ocidental. 

Mas esse conjunto de aspectos refere-se apenas a um elemento do bin6mio 

norteador da politica externa do perodo - a seguran9a. Entendo, a partir da anlise do 

perodo, que a outra dimensao - o desenvolvimento - tamb6m forjou de forma 

considervel a poltica externa do governo Castelo Branco. A esse tema voltarei mais 

adiante. 

Interessa-nos agora verificar outro conceito trabalhado por alguns autores, que 

contribui para elucidar algumas facetas da politica externa do perodo. Carlos Estevam 

Martins interpreta essa nova orienta9ao da politica externa brasileira como sendo 

subimperialista・ 96 Segundo esse autor, esse e um processo de desenvolvimento que 

consiste numa divisao continental de fun96es entre a potencia norte-americana e aliados 

preferenciais na Amdrica Latina, O pais central retirar-se-ia parcialmente da regiao e 

permitiria que, em seu lugar, um desses paises ocupasse seu lugar, e ainda absorveria 

parte da exportaao destes. Oferecia, assim, uma possibilidade de co-participa9o na 

explora9ao imperialista dos paises perifricos, apesar de que o pais receptor no 

exercesse por si s6 uma exploraao imperialista; ele consistia mais num objeto do que o 

sujeito dessa explora9ao. Basicamente consiste, para o Brasil, em uma diviso 

continental das fun6es, cabendo a este preencher o vcuo de poder resultante do 

"BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Poltica internacional na Am'rica Latina: O continente nas 
rela うes Argentina-Brasil (1930-1992). Sao Paulo: Ensaio, 1993- 2' edic含o- 1995. n. 214 
'b 

No trabalho: MARTINS, Carlos Estevam. Brasil - Estados Unidos: do 6O aos 70.'Cadernos Cebrap, n 
9, 1975. 
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retraimento norte-americano na Amdrica Latina, mas aceitando a hegemonia 

inquestion自vel dos EUA e a premissa do desenvolvimento associado a este, O Brasil 

garantina a seguran9a para a amplia9ao dos investimentos norte-americanos, enquanto 

estes diminuiriam sua presen9a politica e econ6mica na Am6rica Latina. 

Conforme Carlos Martins, esse esquema foi efetivamente aplicado durante o 

perodo Castelo Branco, quando da criaao de uma complementaridade dos interesses 

internos no Brasil que compunham a coalizao dominante e os interesses dos EUA. 

Conforme jd foi trabalhado no primeiro capitulo, o governo Brasileiro procurou criar 

um clima favorvel a expansao dos investimentos norte-americanos no Brasil. J em 

nvel poltico, a tese da interdependencia e da segurana coletiva revela a 

compatibilidade com o esquema subimperialista. 

Para Carlos Estevam Martins97, a defini9ao do sistema internacional a partir da 

Guerra Fria durante o governo Castelo Branco apresentava-se como um dos principais 

componentes para a legitimidade da manuten9乞o do poder militar, pois o Golpe de 

1964 era apresentado como uma consequencia da Guerra Fria. Esta era a principal fonte 

de inspira9ao das doutrinas de segurana que, ante a baixa probabilidade de uma 

"guerra quente", interpretava a ameaa interna como a interioriza9乞o da Guerra Fria. A 

sobrevivncia da coletividade ocidental adviria da defesa da seguran9a coletiva. Para 

alcan9ar a defesa coletiva, colocava-se como necessario a redefini9ao do conceito de 

soberania do pais, passando da independencia para a interdependncia. A tese da 

segurana coletiva pressupunha uma lideran9a - os Estados Unidos - e algumas sub- 

lideran9as no continente - como o Brasil e o M6xico. 

97 Id., ibid., p. 20 
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No obstante, observa-se que esse sub-imperialismo tem, como pano de fundo, 

s6lidos fundamentos econ6micos. A necessidade de ampliar o mercado para os produtos 

brasileiros advinha da estreiteza do mercado interno como contrapartida aos 

investimentos necess自rios em capital e tecnologia, al6m da press5o sobre a balana de 

pagamentos em virtude do alto nvel de importa96es e pagamentos de emprstimos 

Reforando a tese do subimperialismo, o uruguaio Vivian Trias afirma que este 

conceito deve ser aplicado para denominar o carter das rela96es do Brasil com o Prata 

durante o governo Castelo Branco, entendendo que os objetivos do Brasil no Prata 

reforam a tese de que este se pretendia um papel de pais-chave dos EUA na Am6rica 

Latina. Conforme Vivian Trias, os EUA controlavam as estruturas industriais brasileiras 

- em especial a siderurgia - e procuravam impulsionar a expansao do capitalismo 

brasileiro aproveitando os recursos naturais dos paises vizinhos. Caracterizando uma 

divisao continental do trabalho, o Brasil ocuparia uma posi9ao intermedihria, 

integrando o Sul da Am6rica Latina - em especial o Cone Sul - sobre a base de um 

Brasil industrial associado aos monop6lios americanos.98 

Em sintese, o Brasil procurou executar durante o governo Castelo Branco uma 

politica sub-imperialista, que, economicamente, significava integra9ao do Cone sul 

sobre a base de um Brasil industrial associado aos monop6lios americanos 

Politicamente, o Brasil atuaria como porta-voz dos EUA, evitando o desgaste deste, 

inclusive nas interven96es armadas. 

Qual o papel desempenhado pelo Minist6rio das Rela96es Exteriores (Itamaraty) 

neste contexto? O Itamaraty - o espao privilegiado para auxiliar a formula9ao e 

execu9ao das rela96es exteriores do pais - era, nao obstante, considerado pe9a chave 

98TRIAS, vivian, op. cit, p. 256 
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para a legitimidade do novo regime. Desde o Golpe de maro de 1964, evidenciou-se a 

preocupa 乞o de legitimar externamente o regime militar e com a sua repercusso 

internacional. Neste sentido, as embaixadas brasileiras deveriam explicar e justificar a 

nova situa o do pais e apresentar, periodicamente, relat6rios ao Presidente Castelo 

Branco. 

Com objetivos de colocar quadros que bem representassem a nova orientaao do 

pais, foi escolhido para o cargo de Ministro das Rela6es Exteriores Vasco Leito da 

Cunha. Embaixador de Carreira, entrou por concurso em 1927. Entre os vrios postos 

que ocupou, Vasco Leito ja havia servido em Argel (1943-44), Roma (1944-45) e, 

como embaixador, em Bruxelas (1954-56) e Cuba (1956-1961).Tamb6m foi secret言rio 

Geral do Itamaraty na gesto do Chanceler Afonso Arinos em 1961. Do final de 1961 

at6 o inicio de 1964, foi embaixador na Unio Sovitica. Quando estava se preparando 

para assumir o cargo de embaixador em Portugal - iria embarcar no dia 4 de abril - 

adveio o Golpe de Estado. Conforme Vasco Leit谷o em seu depoimento ao CPDOC, sua 

escolha para Ministro das Rela96es Exteriores foi uma decisao de Costa e Silva, este 

lembrando que queria como ministro "aquele mo9o que brigou com o Jango".10 De 

fato, mesmo tendo exercido cargos importantes durante a vigencia da PET, Vasco era 

visto como um diplomata moderado e muitas vezes reticente em relaao a s 

administra96es Janio Quadros e Joo Goulart. Respeitado no exterior e no Itamaraty, 

Vasco ainda tinha duas "qualidades" aos olhos dos militares: defendeu a revoluao de 

1964 - embora nao tenha sido conspirador - e era admirador do Baro do Rio Branco, 

diplomata do inicio do sdculo que encetou a aproxima 言o Brasil-EUA. 

99Zero Hora, O 1/06/64, p.04 "Vasco vai levar a Castelo repercussao do movimento revolucion自rio no 
exterior" 
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Em 22 de abril de 1964, o Chanceler Vasco Leitao da Cunha iniciou uma sdrie 

de altera6es na chefia do Itamaraty, designando o Ministro Mozart Gurgel Valente 

para a chefia de seu gabinete, e escolhendo o embaixador Ant6nio Borges Castelo 

Branco para o cargo de Secretrio Geral de Politica Exterior. No dia seguinte, 

continuaram as altera96es. Revelou-se que o Embaixador Azeredo da Silveira e o 

Ministro Carlos Calero Rodrigues, Chefe do Departamento de Administra9ao e 

Secretdrio-Geral-Adjunto para Assuntos dos Organismos Internacionais, 

respectivamente, deveriam ser mantidos nos cargos. Anunciou, tamb6m, o diplomata 

Marcel Dezon Costa Hasslocher novo porta-voz do gabinete do Chanceler.'' Mas essas 

altera96es no eram consideradas suficientes. Era necessdrio buscar alguns respons自veis 

pela PET ou quadros diretamente ligados ao governo anterior. 

Conforme depoimento de Vasco Leitao da Cunha ao CPDOC, no inicio do 

Golpe Carlos Lacerda telefonava constantemente a ele pedindo para que se fizessem 

cassa96es. Vasco Leitao afirma que procurava evitar ingerncias externas e uma "ca9a 

s bruxas" dentro do Itamaraty, impedindo que o golpe repercutisse no prprio 

andamento dos trabalhos do Ministrio.102 Alexandre Barros afirma que o Itamaraty 

manteve uma relativa imunidadea interven9ao externa depois do golpe. No houve 

substitui96es como em outros paises latino-americanos e a profissao permaneceu 

intacta. Conforme o mesmo autor, a eficiencia profissional e a estrutura da carreira dos 

diplomatas eram vistas com respeito pelos militares.103 

100CUNHA, Vasco Leito. Diplomacia em Alto-Mar. op. Cit. p. 268. A "briga" com J合nio6 uma 
referncia ao pedido de demisso do cargo de Secretario Geral do Itamaraty durante o governo Jnio 
Quadros. 
101, --------, 	,- 	., 一』 Iパ』 ‘ノ」  ， h 	． 	一一、  .... 	 - 	- 
102omai押？  rasii, Z'+/0'+l04, F caderno, p. 09 -_Vasco conta a Castelo como o Brasil esta fora"I O2,.- r.rrr a r 	,-. . , 	. 	. 	. 	- - - 

i... U1NXit%, Vasco. Lilpiomacla em alto mar. op., cit., p. 274. 
'O3BARROS, Alexandre de S.C. A Formula9o e a Implementa9o da Politica Externa Brasileira: O 
Itamaraty e os Novos Atores. In: MUTIOZ, Heraldo e TULCHIN, Joseph S. A Amdrica Latina e a 
poltica mundial. Sao Paulo : Convvio, 1986. 
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Vasco Leito organizou uma comiss乞o de investiga96es no Itamaraty, composta 

pelo embaixador Ant6nio Camilo de Oliveira, Temistocles Cavalcanti e pelo coronel 

Liberato da Cunha, proibindo a Comissao Geral de Investiga96es de entrar no 

Minist6rio. Ainda assim, o General Taurino chegou amea9ar invadir o Itamaraty em 

busca de depoimentos. A comissao organizada pelo Itamaraty puniu quatro diplomatas 

com cassaao: Jayme Azevedo Rodrigues, Ant6nio Houaiss, Jatyr de Almeida 

Rodrigues e Hugo Goutier. Tamb6m, foram demitidos 23 funcion自rios dos SERPROS, 

que eram considerados apadrinhados do ex-presidente Jo言o Goulart. Segundo o 

Itamaraty na 6 poca, as demiss6es cumpririam a adequa9ao dos SERPROs a s suas 

finalidades de propaganda e expansao comercial.'O4 E importante ressaltar tambdm que 

o u ltimo chanceler da PEI, Arajo Castro, manteve-se em relativo destaque ocupando o 

cargo de embaixador da Grcia (1964-1967). 

Para a embaixada dos EUA - considerada a mais importante do Brasil ー  foi 

indicado Juracy Magalhes'o5, tomando posse no dia 9 de abril de 1964. Segundo 

Magalhaes, em depoimento prestado ao CPDOC, sua escolha para o cargo tinha 

objetivos diplomticos bem definidos. O Brasil havia se endividado muito e necessitava 

ter em Washington "algu6m conhecido como amigo dos Estados Unidos" (Magalhes 

foi o autor da famosa frase "O que 6 bom para os Estados Unidos 6 bom para o Brasil", 

pronunciado num almo9o da Camara de Com6rcio Norte-Americana de So Paulo antes 

de ir para Washington assumir o cargo) e com fcil acesso ao meio politico norte- 

104Jornal do Brasil, 21/06/64, 1。  caderno, p. 03. "Itamaraty demite at6 agora 23 funcionrios no exterior" 
105 Juracy Magalhaes participou das revolu戸es de 1922 e 1930. Foi governador da Bahia (1935-37). Foi 
tamb6m deputado, Senador (1955-1959) e presidente da Petrobrs (1954). Tornou-se novamente 
Governador da Bahia (1959-1963). Foi um dos conspiradores do Golpe de 1964. 
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americano que pudesse contribuir na negocia9ao do reescalonamento da divida e 

contrarrestar a reaao dos liberais dos EUA contra o movimento de 1964.106 

Na ocasiao da posse, Magalhes reiterou que "O Brasil tem perfeita conscincia 

da importncia de suas rela6es com os EUA e 6 firme a inten9ao de meu Governo 

desenvolve-las tanto quanto possivel" e de que "A identidade dos principios que 

correspondem s aspira96es de nossos povos e que regem a conduta de nossos governos 

muito facilitar esse prop6sito".'07 

A orientaao da politica externa manteve uma relativa continuidade mesmo com 

a troca do chanceler, ocorrida em dezembro de 1965, quando assumiu Juracy 

Magalhaes. Embaixador do Brasil em Washington desde o inicio do governo Castelo 

Branco, este lhe depositava inteira confian9a. Considerada a embaixada mais 

importante do Brasil, a vaga de Washington foi preenchida em Janeiro de 1966 por 

Vasco Leito da Cunha. 

Juracy Magalhaes retornou ao Brasil por quest6es de politica interna. Em fun9o 

da crise irrompida a partir das elei96es estaduais. Milton Campos havia se demitido do 

Cargo de Ministro da Justi9a, na iminencia da promulgaao do AI-2, de outubro de 

1965. Este foi coordenado por Juracy Magalhes como Ministro da Justi9a, que 

permaneceu no cargo at6 dia 14 de Janeiro de 1966, e assumiu o cargo de Ministro das 

Rela96es Exteriores trs dias depois 

Ocorrre que Vasco Leitao estava em Nova York em setembro de 1965, durante a 

XX Assembl6ia Geral da ONU, quando recebeu uma carta de Castelo Branco 

'06MAGALH ES, Juracy. Minhas mem6rias provis6rias pepoimento prestado ao CPDOq．斑o de 
Janeiro: Ed. Civilizaao Brasileira, 1982, p. 174 
107Zero Hora, 10/07/64, p. 08. "Juracy Magalhes em Washington: Brasil olha o thturo confiante" 
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comunicando que iria chamar Juracy Magalh豆es ao Brasil e que Vasco deveria assumir 

seu lugar. Vasco apenas pediu para que ficasse no cargo ate a prxima conferencia 

interamericana. 

Conforme havia sido acordado, no dia 06 de dezembro de 1965, uma semana 

ap6s a finaliza9o da Segunda Conferncia Interamericana Extraordinria, o Presidente 

Castelo Branco assinou decreto exonerando o embaixador Vasco Leitao da Cunha, 

indicando o diplomata para o cargo de embaixador nos ETJA e, designando para 

substitui-lo no Itamaraty, o Sr. Ant6nio Borges Leal Castelo Branco, interinamente 

Segundo o prprio Vasco em seu depoimento, ele n言o queria uma saida brusca para no 

conferir um aspecto politico a sua ida para Washington. 

O uso da politica externa como objeto de disputas internas no foi to intenso 

como no governo Joao Goulart, constantemente atacado no meio nacional e 

internacional por suas posi96es. Acreditamos que um dos motivos para a ocorrncia 

deste fen6meno sejam as caractersticas politico-institucionais do novo regime - com o 

silenciamento da sociedade civil e das suas possibilidades de articula9ao, aldm da 

cassa9ao das principais lideran9as politicas. Todavia, dado que o bloco de poder nao era 

homogneo e que a oposi9言o ao regime militar nao pde ser completamente silenciada, 

verifica-se a existencias de diversas criticas quantoa nova orienta o 

Durante o governo Castelo Branco, um eixo de crticas partiu da denbncia, feita 

principalmente por deputados oposicionistas, sobre uma possivel internacionaliza9言o da 

Amaz6nia. Em maio de 1965, Castelo respondeu a uma pergunta do deputado Jo乞o 

Calmon sobre pesquisas internacionais na Amaz6nia, afirmando que as pesquisas para o 

desenvolvimento daquela regi乞o estavam sendo feitos por institui96es nacionais e que 

era contrrio a id6ia de internacionaliza9ao da Amaz6nia. Castelo afirmou que a 
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embaixada dos EIJA no Brasil havia feito a sugesto de realizar pesquisas conjuntas na 

Amaz6nia, visando o melhoramento agrcola, complementando em seguida que ndo se 

cogitou na internacionaliza9ao da regiao amaz6nica.'08 

Mas o assunto voltou a tona quando Juracy Magalhaes afirmou que o Itamaraty 

nao tinha conhecimento de qualquer projeto de "(...) arrendamento, cessao ou 

contrata 豆o de 自  reas territoriais para exploraao e colonizaao por empresas privadas 

ou estatais estrangeiras, seja na Amaz6nia ou em qualquer outra regiao do pais. A 

chancelaria brasileira cogita apenas a realiza 乞o de uma reunio preliminar dos 

embaixadores do Brasil nos paises cond6minos da regio para a prepara9ao de uma 

conferncia internacional a ser proposta aos chanceler destes paises".'09 O objetivo 

dessa reunio seria promover estudos sobre as possibilidades da regi言o 

Em agosto de 1966, o governador da Guanabara, em carta ao Jornal do Brasil, 

afirmou que a politica exterior do atual governo estava atrasada dez anos e calculada no 

modelo do velho Foster Dulles. O chanceler Juracy Magalhaes respondeua s crticas 

feitas pelo governador Carlos Lacerda a politica exterior do Brasil, afirmando que 

"prefere ficar com as idias que eram e ainda s乞o suas, que eram e ja nao so mais do 

Sr. Carlos Lacerda"."0 

Outro espao de crticas a politica externa adveio da revista Poltica Externa 

Independente que, conforme o prprio nome demonstra, defendia os pressupostos da 

politica de Janio Quadros e Joao Goulart. Tinha como diretor respons自vel o editor Enio 

Silveira e como principais colaboradores Jayme Azevedo Rodrigues, Ant6nio Houaiss, 

Otto Maria Carpeaux, Barbosa Lima Sobrinho, Celso Furtado, Maria Yedda Linhares, 

認Estado de So Paulo, 22/05165, p. 06 "Embaixador dos EUA divulga nota sobre pesquisa naAmaznia" 
'09Correio do Povo, 10/11/66, p. 01.- "No ha projeto para cesso de rea amaz6nica") 
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Newton Carlos e Paulo Francis. O primeiro nhmero da Poltica Externa Independente 

foi lan9ado em maio de 1965 e, na sua apresenta 豆o, declarava que 

"Numa perspectiva nacionalista, a independencia da politica externa6 
um valor integral. (...). Do confronto de politicas externas, todas elas por 
defini9ao nacionalistas,6 que surgem as situa6es e rela6es chamadas 
de 'interdependncia', as quais constituem a mat6ria prima da Politica 
Internacional. Ocorre, entretanto, que a 'interdependencia' encobre 
frequentemente o predominio, seja por composi9乞o, seja por imposi9豆o, 
das politicas externas nacionalistas, vale dizer dos interesses nacionais, 
das grandes potncias. Nestas condi96es, o grau de independncia da 
poltica externa ser tanto maior quanto menor for sua dependencia para 
com os grandes centros de poder. (...). Em concluso, a politica externa 
nacionalista e independente d nao s6 um ponto de partida, mas tambdm 
um fim. e sempre um mdtodo. Seu valor d inicial, terminal e ooeracional: 
donde, corretamente interpretado, seu valor e um valor integral."" 

De acordo com este trecho, fica evidente que os editores da revista propunham 

uma revisao nos conceitos emitidos pelo governo Castelo Branco em matria de poltica 

externa. Mas as criticas nao param por ai. Em seguida a apresenta9ao da Revista est 

publicado um manifesto, assinado por mais de uma centena de pessoas, contra a 

interven9ao da OEA na Repblica Dominicana, realizada em maio de 1965. 0 

manifesto intitulava-se "Intelectuais brasileiros protestam contra a interven9ao na 

Rep丘blica Dominicana", e acusava o governo dos EllA e do Brasil de desrespeitar o 

direito de autodetermina 乞o dos povos."2 

Os grupos descontentes com o governo Castelo Branco tamb6m mostraram 

insatisfa6es com a condu9ao de sua poltica externa, conduzindo o debate em torno da 

discussao entreguismo versus nacionalismo. Conforme foi exposto no capitulo anterior, 

as medidas de ajuste econ6mico-financeiras nao foram bem recebidas pela comunidade 

"BrC

orreio do Povo, 20/08/66
,e p. 

01 ."Lacer
da q

uem mudou de idias, diz Jurac
y"

"1Apresenta o. Poltica Externa Independente. N. 01 (1) Maio 1965. Rio de Janeiro: Editora Civiliza o
Brasileira. 

競ectuais brasileiros protestam contra a interveno na Repblica Dominicana. Poltica ExternaIndependente. N. 01(1) Maio 1965. Rio de Janeiro: Editora Civilizao Brasileira. p. 9-11. 
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empresarial brasileira, que sentiram seus interesses contrariados em rela9ao a presena 

e da maior abertura ao capital estrangeiro. Costa e Silva soube explorar e canalizar esta 

situa9ao em tomo de sua campanha para presidente e criar uma expectativa de que seu 

governo seria uma virada nacionalista. 

2.2- Da seguran9a interna え  seguran9a coletiva: a tradi恒o diplom言tica e o papel da 

ESG e da geopoltica 

Com o Golpe, ocorreu a ascensao de elementos egressos da ESG, provocando a 

interpretaao de que as politicas governamentais eram um reflexo do iderio desta 

escola. Embora seja dificil delimitar com precis乞o a influencia da ESG e das 

concep96es geopolticas na formulaao da politica externa do governo Castelo Branco, 

pretendo discutir alguns pontos em comum entre a ESG e a matriz te6rica dessa politica 

externa. 

A ESG 6 uma institui9ao militar de forma9ao profissional e politica, 

constituindo, essencialmente, num aparelho ideol6gico (escola) que funciona dentro de 

uma aparelho repressivo (institui9ao militar). Aceitando civis e militares como alunos - 

depois chamados de estagiarios - a ESG tornou-se ponto de encontro de uma elite 

orgnica no Brasil. Tinha um perfil claramente elitista ao nao aceitar membros sem 

curso superior, procurando evitar, assim, a participaao de sindicalistas e elementos 

oriundos das classes populares."3 

A origem mais remota da ESG consiste na cria9o de um Curso de Alto 

Comando, criado em 1942, destinado a Generais e Coronis. Um decreto de 1948 

"3FERRAZ, Francisco. A sombra dos carvalhos - Escola Superior de Guerra e Poltica no Brasil: 1948- 
1955. Londrina: Editora da UEL, 1997. p. 65 
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estipulava a criaao da Escola Superior de Guerra, que efetivamente ocorreu em 1949 

Apesar do nome, a ESG, desde a sua funda9乞o tinha por objetivos nao apenas trabalhar 

sobre quest6es b6licas e militares, mas tamb6m formar elites para a solu9ao de 

problemas nacionais em tempo de paz.n4 Nesse sentido,e就endia seu ambito a c - -ge 
一一 - 114 、 T 
paz. iesse senuao, estenwa seu .mbito a civis e 

militares. 

Desde os prim6rdios da ESG, o bin6mio seguran9a e desenvolvimento 

despontava como elemento orientador da Doutrina da ESG. Conforme Antnio de 

Arruda, estudioso da ESG, at o ano de 1968 a Doutrina da Escola havia passado por 

trs fases. A primeira fase compreendeu o perodo de 1949 a 1952 e procurou dar 

enfase ao estudo de conjuntura. De 1952 a 1967, os construtores da ESG passaram a 

elaborar conceitos doutrin自nos, sendo que neste perodo deu-se e nfase nas quest6es de 

seguran9a. A segunda fase - que se estende de 1968 a 1973 - passou a dar e nfase ao 

desenvolvimento, embora sem descurar da segurana. Assim, o bin6mio permaneceu 

como o elemento estruturador da doutrina de seguran9a nacional 

Ja em 1954, o tema da Seguran9a Nacional era tratado pelo General Juarez 

Tdvora, que enunciava o seu conceito: "Seguran9a Nacional 6 o grau relativo de 

garantia que, por meio de a6es politicas (internas e externas), econ6micas e 

psicossociais (inclusive atividades tcnico-cientficas) e militares, um Estado 

proporciona a coletividade que jurisdiciona, para a consecu9ao e salvaguarda de seus 

Objetivos Nacionais, a despeito dos Antagonismos existentes".115 A seguran9a nacional 

sofria ainda um desdobramento em segurana interna e segurana externa. Como 

seguran9a interna, considerava-se o grau de garantia que o Estado proporcionava contra 

os antagonismos e press6es, de qualquer origem. A concep9ao de seguran9a externa 

114ARRj- , Ant6nio. ESG: Hist6ria de sua doutrina. So Paulo: Edi96es GRD; Braslia: INL, 1980. p 
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consistia no grau de garantia que o Estado proporcionava contra os antagonismos e 

press6es de origem externa, no a mbito das rela6es internacionais.'16 Quais eram esses 

antagonismos e press6es? Conforme os estudos produzidos na ESG, os "Antagonismos 

externos so gerados pelos atritos produzidos pelos interesses em choque de dois ou 

mais Estados. Antagonismos internos sao os que provm do interior, podem ser 

produzidos por correntes subversivas de opinio()" 17 Esses antagonismos seriam 

qualquer fora contrria aos principios bdsicos do Brasil, identificados com op9ao pelo 

mundo ocidental, capitalista e cristo. 

Dessa forma, verifica-se que, desde a cria9ao da Escola, procurou-se fontes de 

explicaao da realidade nacional e de identificaao dos possiveis problemas e solu96es 

No contnuo intercambio entre civis e militares, a ESG promovia uma integra9ao entre 

as elites politicas, setores da classe dominante e os militares, servindo como elemento 

aglutinador entre eles, O pensamento construido nos marcos da ESG acabou 

orientando-se para uma concep きo de Estado em que as foras armadas deveriam 

ocupar um papel central na promo9ao e no controle da economia e da seguran9a 

nacional n8 Trabalhando dentro do contexto da Guerra Fria, a ESG identificava como 

um dos principais inimigos o comunismo e a subversao. 

De fato, a terminologia esguiana - como seguran9a e desenvolvimento, 

segurana interna, circulos concentricos, subverso, contra-insurgncia, Guerra Fria, 

Estado, Capital e Planejamento ー  foi incorporada no discurso do Estado e na sua politica 

externa durante o governo Castelo Branco, embora essas concep96es n乞o fossem 

novidade enquanto politica governamental quando do Golpe militar. Verifica-se que as 

02. 
" A Segunrana Nacional e a ESG.ーESG. 1954. Apud ARRUDA, Ant6nio. op. cit., p. 21 
"6AJU])A, Ant6nio. op. cit., p. 24-25 
'171d., ibid., p.59 
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concep96es de associa9o do desenvolvimento e seguran9a ja haviam sido 

parecialmente experimentadas durante o Governo Dutra (1946-1951) e Caf Filho 

(1954-1956), como afirma Paulo Vizentini. Segundo esse autor, o Brasil de Dutra 

procurava transformar-se num alinhado preferencial dos EUA, numa visao que 

"calcava-se nos pressupostos ideol6gicos da Escola Superior de Guerra, criada em 

1948, tendo como modelo o National War College dos EUA"119 Ja no Governo Caf 

Filho, o ideno produzido nos marcos da ESG voltou a tona, dando suporte a um 

projeto de desenvolvimento baseado no capital internacional, nos EUA, na UDN e a 

Escola Superior de Guerra, atrav6s do projeto de seguran9a e desenvolvimento.'20 

Ainda assim,6 no governo Castelo Branco que verifica-se uma presen9a de 

diversos esguianos: Cordeiro de Farias (Minist6rio Extraordinrio para a Coordena o 

dos Organismos Regionais), Juarez T自vora (Ministdrio da Via9ao); Golbery do Couto e 

Silva (SNT), Ernesto Geisel (Chefe da Casa Militar) e Carlos Meira Mattos (agregadoa 

Casa Militar), al6m do pr6prio Castelo Branco, de Vasco Leitao da Cunha e Juracy 

Magalh乞es. Em um dos seus 丘  ltimos discursos como presidente, Castelo Branco referiu- 

se a ESG como um exemplo de iddias que antecipam os fatos e que seus conceitos de 

seguran9a nacional e de desenvolvimento haviam sido efetivamente aplicados em seu 

governo e na nova Constitui9ao brasileira.'21 O projeto da Lei de Seguran9a Nacional 

de 1967 - considerado sintese do pensamento esguiano - foi elaborado atravds da 

supervis5o e aquiescencia do prprio Castelo Branco, como atesta Foster Dulles.'22 

"8OLIVEIRA, Eli6zer Rizzo. Op. cit., p. 44 
"VIZENTINI, Paulo. Rela6es Internacionais e desenvolvimento. Op. Cit., p. 43 
ーId,,ibid., p. 128. 
'21STEPAN, Alfred. Os militares na poltica. Rio de Janeiro: Ed Artenova, 1975, P. 179 
1 DULLES, John W. F. Castelo Branco: o presidente reformador, Brasilia: Editora da UnB, 1983, p 
340-341. 
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Outro ponto que nao pode deixar de ser considerado d no que se referea 

influencia da geopolitica. corrente a tese de que a politica externa de Castelo Branco 

se orientava segundo crit6rios geopoliticos, dada a profusao de estudos, id6ias e debates 

do campo da geopolitica no 合  mbito da ESG. 

A geopolitica, disciplina de grande prestigio no inicio do s6culo, foi 

desmerecida ap6s a Segunda Guerra Mundial, devido a sua associa o com o nazismo. 

Entretanto, na Am6rica Latina, o n丘mero de estudos geopoliticos aumentaram entre os 

anos 1950 e 1980, provavelmente pela ascens乞o dos regimes militares no perodo. Entre 

os paises de maior expressividade do pensamento geopoltico na Amdrica Latina, esto 

Argentina, Brasil e Chile. O pensamento geopolitico brasileiro remonta a dcada de 

1930, nos estudos de Mrio Travassos, passando, ja nos anos 50 e 60, por Golbeiy do 

Couto e Silva, Carlos Meira Matos e Therezinha de Castro. Os geopoliticos 

propugnavam como objetivos para o Brasil a ocupa9ao do territ6rio nacional, a 

expans言o na America do Sul e, posteriormente, a fonnaao de uma potncia mundial. 

Para realizar esses objetivos, preconizavam uma alian9a estrat6gica com os EUA. Jh a 

geopolitica Argentina postulava uma rea 乞o aos projetos brasileiros - considerados 

expansionistas - incluindo ai a ocupa9ao do territ6rio nacional e a resistencia aos 

projetos expansionistas do Brasil. 123 Aos paises menores da Am6rica Latina cabia uma 

geopolitica mais modesta, consistindo basicamente em procurar evitar a expanso 

politica e econ6mica dos pases maiores de modo que inviabilizasse sua seguran9a e 

desenvolvimento. 124 

Alguns analistas procuraram debater se a politica externa dos militares 

orientava-se por critrios geopoliticos. Tendo a considerar esse debate como pouco 
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produtivo, ja que a geopoltica, conforme consta na introdu9ao deste trabalho,d uma 

das van自veis constantes para no calculo da formulaao da poltica externa de qualquer 

governo ou pais. Nao ha uma incompatibilidade necessria entre governos 

civis/democrticos e o discurso geopolitico, assim como no h uma rela9o 

causal/necessaria com governos militares. Entretanto, vejamos as interpreta6es. 

Um trabalho que se dedica a verificar as rela6es da geopolitica e da ESG com a 

politica externa promovida nos governos militares 6 o de Shiguenoli Myiamoto, 

intitulado do "Discurso triunfalista ao pragmatismo ecumenico (geopolitica e politica 

externa no Brasil p6s-64)", onde este destaca a supervaloriza9ao ocorrida em relaao ao 

papel representado pela ESG na conduao da politica brasileira em geral e da politica 

externa em particular. Segundo o autor, essa supervaloriza9o foi incentivada pelos 

prprios quadros da ESG e acabou sendo reproduzida pelos analistas. Apesar do 

discurso esguiano ressaltar que muitos de seus membros ocupavam cargos importantes, 

os estagi自rios ocupavam estes cargos no por terem pertencido a ESG, mas 

frequentaram a ESG por se mostrarem capacitados ou ja ocuparem cargos 

importantes.'25 Seguindo ainda o autor, o b nico governo onde os esguianos foram 

hegem6nicos - e se verifica uma real influncia - era no governo Castelo Branco, 

quando a prpria terminologia utilizada por este era tipicamente esguiana. 

O autor afirma que a importancia conferida a ESG advinha da atua 乞o do 

General Golbery do Couto e Silva, um dos principais te6ricos da institui9ao, que acabou 

estabelecendo um vinculo entre um e outro. Golbery, considerado um dos principais 

estudiosos da geopolitica no Brasil, acabou suscitando interpreta96es sobre a influencia 

123 COMBLIN, Joseph. A Ideologia da Seguranぐa nacional: o poder militar na Am'rica Latina. Rio de 
Janeiro: Ed. Civiliza9ao Brasileira, 1978. p. 27 
124 Id., Ibid. 
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de idias geopoliticas na condu9o da politica externa brasileira. Uma das principais 

obras que trabalha com o pressuposto da politica externa dominada por id6ias 

geopoliticas, esth a de Paulo Shilling, denominada "O Expansionismo Brasileiro". Esta 

obra sofreu crticas de diversos estudiosos por ter mais um carter de den丘ncia do que 

de um trabalho cientificamente fundamentado.126 Os geopoliticos argentinos, reunidos 

em torno da revista Estratgia, tamb6m contribuiram para a consolidaao do mito do 

Brasil expansionista. 

Em sintese, o argumento bdsico defendido por Shiguenoli Myiamoto 6 de que a 

geopoltica no exerceu maiores influencias sobre a poltica externa do Brasil durante o 

regime militar. Em contrapartida, segundo o autor, a poltica externa, assim como a 

interna, teria obedecido apenas a l6gica do desenvolvimento capitalista.'27 

Daniel Rtulo Dequadra tambdm estudou as inter-rela6es entre o pensamento 

geopolitico, a politica externa e o pensamento militar, especialmente em relaao ao 

Atlantico Sul. O autor afirma que a real influncia do pensamento geopolitico na 

politica externa ainda permanece como um ponto obscuro na literatura. Sobre os 

interesses do Brasil em rela9ao ao Atlntico Sul, Dequadra identifica que apenas na 

administra o Castelo Branco as idias de Golbery do Couto e Silva parecem ter 

exercido alguma influencia nas orienta96es da politica externa, dado que 6 este o nico 

momento em que parece especialmente ambigua a posi9乞o do Brasil no tocante a 

125MIYAMOTO, Shiguenoli. Do discurso triunfalista ao pragmatismo ecumnico (geopoltica e poltica 
externa no Brasil p6s-64). Tese de doutoramento, Universidade de S言o Paulo, dois tornos, 1985, p. 407 
'261d., Ibid 
'27 id., ibid., p.260 
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forma9ao de um pacto militar envolvendo Portugal e A frica do Sul, com vistas ao 

controle militar da regiao.'28 

Uma das poucas interven96es diretas do General Golbeiy do Couto e Silva em 

relaao a assuntos diplomticos durante o governo Castelo Branco foi sua missao ao 

Paraguai, para tratar do incidente fronteiri9o e a questo da demarcaao de fronteiras na 

regiao das Sete Quedas.'29 

Em sintese, a Guerra Fria consistia numa das principais fontes de inspira9ao das 

doutrinas de seguran9a nacional. A e nfase da Guerra Fria no discurso poltico de 

Castelo Branco era evidente e a ESG certamente influenciou nas decis6es estatais. Com  

a formaao de um Estado de Segurana Nacional, anunciado com o objetivo de proteger 

o pais do comunismo, ocorreu a possibilidade de hegemonia de um novo bloco de 

poder. No obstante, ocorreu, pelo menos inicialmente, uma coincidencia de interesses 

entre os golpistas e atores internacionais - em especial os EUA - conforme veremos no 

terceiro cap itulo. Entretanto, a dimensao politico-estrat6gica disputava com a 

econ6mica, sendo que os interesses inerentes a essa constituiam o outro elemento do 

bin6mio - o imperativo do desenvolvimento - conforme veremos agora. 

2.3- 0 Desenvolvimento (in) subordinado 自  Seguranca: Entre a seguranca e o 

desenvolvimento  

Costuma-se afirmar que, durante o governo Castelo Branco, a seguran9a havia 

subordinado o desenvolvimento. Esta tese carrega consigo dois desdobramentos. Em 

primeiro lugar, a prioridade a seguran9a teria limitado a atuaao politica do Brasil e 

'28DEQUADRA, Daniel Rtulo. Geopoltica, poltica externa e pensamento militar brasileiros em 
relado ao Atlntico Sul口964-199の． Dissertaao de Mestrado, Pontificia Universidade Cat6lica do Rio 
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seus consequentes beneficios. Em segundo, o desenvolvimento brasileiro impulsionado 

pela poltica exterior teria ficado aqu6m de suas possibilidades, em fun9乞o da 

hipertrofia da dimensao das quest6es de seguran9a. Essa tese est baseada na id6ia de 

que o governo Castelo Branco representou urn interregno, um "passo fora de cadencia" 

de entre duas experi6ncias de politica externa nacional-desenvolvimentistas - a PEI dos 

populistas e os governos militares que sucederam Castelo Branco a partir de 1967 com 

Costa e Silva. Shigenoli Myiamoto e Willians Gonalves assim comparam Costa e Silva 

com o governo antenor: 

"Como se pode ver, a prioridade havia passado para o desenvolvimento. 
Invertiam-se portanto a posi9ao dos termos do bin6mio com o qual se 
havia iniciado a politica externa revolucionria em 1964, No mais se 
condicionava o desenvolvimento segurana coletiva. Agora a seguran9a 
era vista como um produto do desenvolvimento. E, mais ainda, 
descreditado o projeto de desenvolvimento como resultado da ajuda 
externa, este passou a ser pensado como um processo end6geno."30 

Amado Cervo segue pela mesma linha de raciocinio em sua comparaao 

"Costa e Silva, que o sucedeu [Castelo Branco] em 1967, reformulou as 
diretrizes fundamentais da politica externa, procedendo uma nova 
limpeza de posi96es e determinando um curso que, desta feita, 
permaneceu inaltervel em sua essncia. (...) As contradi96es do periodo 
anterior, o malogro do modelo bipolar, as criticas da direita e da 
esquerda e as aspira96es sociais induziram nova corre9ao de rumos, 
recolocando a politica externa na trilha da qual se desviara Castelo 
Branco"31 

Essa interpreta9ao da politica externa de Castelo Branco como um "interregno", 

suscita algumas quest6es. O perodo tratado representa uma disjun9乞o em relaao ao 

restante dos governos militares? No existem caractersticas comuns entre os cinco 

governos militares do perodo 1964-1984 que formam um todo coerente? A tradi9ao e o 

de Ja129- 凸eir叩讐p.20g 一ー,.,Jノー  ー～一．  o t.stauo ue さ  ao ramo, z. ii i. i'oつ, p. (J& しo[Oery trata ae tronteiras" 
'30GONALVES, Willians e MIYAMOTO, Shiguenoli. Op. Cit. p.219 

80 



acumulado hist6rico da politica externa brasileira no pesava sobre as cabe9as dos 

novos formuladores? Essas quest6es no s乞o apenas "teoncistas", mas engendram em 

sI um contehdo analitico muito importante. Na realidade, o que essas interpreta96es 

correntes realizam 6 , de certa forma, a reprodu o do discurso oficial promulgado por 

Costa e Silva e seu Chanceler, Magalhes Pinto, em maro de 1967. 

Como afirmava na introduao, o problema verificado nestas interpreta6es 

correntes sobre o "interregno" castelistad a falta de conjuga9ao entre a tradi9言o e a 

ruptura. Por tradi9ao entende-se aqui as bases gerais e o acumulado hist6rico da atua o 

da politica exterior do Brasil, em especial ap6s 1930, quando a diplomacia assume de 

forma crescente o vetor do desenvolvimento como objetivo bsico. Essa tradi9乞o, com 

suas caractersticas essenciais, jd foi tratada no primeiro capitulo. Como ruptura, 

entende-se as variaveis conjunturais e especificas que atuam de forma meditica com a 

estrutura. Dessa forma, entendo que h uma tradi9乞o na politica externa brasileira - 

multilateral e desenvolvimentista -, hd uma continuidade na politica externa no regime 

militar - marcada pela especificidade do regime -' como tamb6m ha uma singularidade 

na atua9ao de cada governo militar, O carter prprio da politica externa de um 

determinado governo militar esta, pois, inserido dentro destes dois contextos maiores - 

o acumulado histrico da experiencia diplomtica brasileira e a especificidade do 

regime militar. Assim, considero ser extremamente esclarecedor no s6 os momentos de 

ruptura da politica externa do Governo Castelo Branco, mas tamb6m sua articula o 

com continuidades. Para perceber essas continuidades, me vali do bin6mio e Seguran9a 

e desenvolvimento, por este conter em si uma sintese orgnica e articulada do projeto 

dos governos. Tambdm porque o segundo elemento do bin6mio - o desenvolvimento -d 

'310ERVO, Amado. A poltica exterior do nacionalismo pragmtico. IN: CERVO, A. e BUENO, C 
Hist6ria da Poltica exterior do Brasil. Op. Cit. p. 343. 
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considerado o motor das politicas externas antes e depois da administraao Castelo 

Branco. 

Minha hip6tese d a de que tanto a seguran9a como o desenvolvimento 

constituiam o eixo articulador de uma nova orienta9ao da politica externa. Nesse 

sentido, a politica externa resultante era o reflexo da articula9ao dessas duas dimens6es, 

que coexistiram. Assim, a despeito da organicidade da nova orienta9o da politica 

externa do Brasil em relaao a temas de seguran9a - como seguran9a coletiva, fronteiras 

ideol6gicas, FIP ー, verificados no inicio deste capitulo, duas matiza6es devem ser 

feitas. Em primeiro lugar, a prioridade dos interesses da Guerra Fria eram dadas mais 

no plano continental do que extra-continental. Em segundo, mesmo concedendo 

prioridade a s quest6es relativas a seguran9a (interna, externa e continental) verifica-se 

um forte componente desenvolvimentista - de tipo liberal e associado - nos discursos e 

prticas relativos ao perodo. A procura da expansao do com6rcio revela esta dimensao 

no discurso e na prtica do governo 

Recorramos novamente ao discurso proferido por Castelo Branco em 31 de 

julho de 1964. Castelo afirmava que, no campo poltico-militar, a interdependncia era 

necessria porque nenhum pais poderia defender-se sozinho contra outros centros de 

poder. Jd no campo econ6mico, o reconhecimento da interdependencia 6 entendido 

como inevitavel, embora nao deva limitar as possibilidades de expansao do comdrcio: 

"(...)6 necess自rio reconhecer um certo grau de interdependncia, sem 
contudo ser levado ao ponto de cercear contatos comerciais e financeiros 
com pases de diferentes sistemas politicos e econ6micos. No caso 
Brasileiro, a politica externa n乞o pode esquecer que fizemos uma op9o 
bsica, da qual decorre uma fidelidade cultural e politica ao sistema 
democrtico ocidental. Dentro dessa condicionante geral, nossa 
independencia se manifestar na aferi9ao de cada problema especifico, 
estritamente em termos de interesse nacional, com margem de 
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aproximaao comercial, tecnica e financeira com os paises socialistas, 
desde que eles nao invalidem nossa op9ao basica." 132 

A justificativa para esse "universalismo comercial" estava na identificaao da 

existencia de um certo realismo nas rela96es internacionais, do qual o Brasil deveria 

estar atento: 

"No devemos pautar nossa atitude nem por maquiavelismo matuto nem 
por uma politica de extors五o. Recipocramente, nao devemos dar adeso 
prvia a s atitudes de qualquer das grandes potencias - nem mesmo as 
potncias guardis do mundo ocidental, pois que, na poltica externa 
destas, 6 necesshrio fazer a distin9言o entre os interesses basicos da 
preserva o do sistema ocidental e os interesses especificos de uma 
grande pot6ncia"133 

O discurso calcado na guerra fria era utilizado mais para consumo interno ー  

internaliza 乞o da politica externa. Lembrando constantemente do perigo interno e 

externo do comunismo, os militares legitimavam sua interven9ao e a elimina9ao da 

oposi9o. Externamente, o discurso da Guerra Fria, que no continente americano 

encontrava eco, era utilizado como elemento de legitimidade e barganha -6 necessario 

desenvolver e reformar, atravs da entrada massiva de recursos, para ndo revolucionar 

Assim, ao mesmo tempo em que o Brasil reafirmava a prioridade das rela6es 

com o mundo ocidental, declarava que era necessario comerciar com todos os pases 

Neste sentido, em junho de 1964, o presidente Castelo Branco enviou uma mensagema 

Nikita Kruchov, afirmando o interesse do Brasil em incrementar rela6es comerciais 

com a Uniao Sovitica. Seguiu-se a esse comunicado a vista do Embaixador Assis 

Chateubriand a URSS, em agosto de 1965, para a realizaao de contatos na 自  rea 

cultural, O Ministro Roberto Campos visitou a URSS em setembro de 1965, seguido 

por uma missao comercial brasileira em novembro de 1965. Em novembro de 1966, o 

132 CASTELO BRANCO, Humberto. In: MRE. A poltica exterior da Revohi9do brasileira. Se9o de 
Publica6es. 1966, op. Cit. s/p. 
l33ld Ihid c/n 
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Ministro do Interior da Uni谷o Sovidtica visitou o Brasil e assinou um protocolo 

comercial. As rela96es comerciais com os paises do Leste Europeu igualmente se 

desenvolveram. Essas rela96es eram definidas pelo prprio Roberto Campos como 

"puramente comerciais" acrescentando: 

"No s6 com os Estados Unidos vemos h自  muito negociando o nosso 
plano de desenvolvimento, mas tamb6m com a Alemanha, Japao, Frana 
e por que nao agora tamb6m com a Uni乞o Sovi6tica? No devemos nos 
preocupar, observou, com questes ideol6gicas porque estas j nao se 
confundem mais com negcios no mundo de hoje. O Brasil jd 6 um pais 
adulto, politicamente. Temos de ir buscar o capital onde ele estiver."34 

Devemos igualmente lembrar que as novas "bestas do Apocalipse" eram a China 

e Cuba, pois a URSS e os signatarios do Pacto de Vars6via padeciam do imobilismo e 

da dtente. A disten9ao do conflito bipolar entre a URSS e os EUA no sistema 

internacional iniciara-se na d6cada de 1960, quando o equilibrio nuclear foi atingido 

entre as duas superpotncias. Ao mesmo tempo, a Guerra Fria concentrava-se na 

periferia do sistema mundial, onde ambas superpotncias disputam poder e influncia. 

A China, exatamente em 1964, detonou sua primeira bomba A e buscou uma maior 

independencia em rela9ao ao bloco socialista, criticando a resistencia da URSS para lhe 

repassar tecnologia nuclear.'35 

No plano continental, a Revolu9ao Cubana de 1959 introduziu uma fissura no 

poder dos EUA para a America Latina e aterrorizava os governos conservadores 

Conv6m ressaltar que um dos protagonistas da Revolu9ao Cubana, Ernesto Guevara, 

preconizou, ap6s a Conferncia Tricontinental de Havana, realizada em janeiro de 

1966, a exportaao da revolu9ao para todo o continente. Al6m disso, Fidel Castro 

l加irio de Noticias, 0 1/09/65, p. 03 
'JJVer: VIZENTINI, Paulo. Da Guerra Fria d Crise (1945-1995ノ． Op., cit, e HOBSBAWM, Eric. Era 
dos Extremos: o breve sculo XX Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995 
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referia-se constantemente aos militares brasileiros como "gorilas". Assim, entende-se o 

distanciamento da politica externa brasileira em rela o ao governo cubano e chines. 

Ja em julho de 1964, o chanceler Vasco Leitao da Cunha acertava com o 

presidente Castelo Branco a mobiliza9o do Itamaraty para uma grande ofensiva que 

permitisse ao Brasil dar um novo impulso s exporta6es, destacando levantamento 

feito a respeito da presen9a do Brasil no Mercado Mundial de apenas 1%. 0 Itamaraty 

procurava manter ainda contato com outros minist6rios para discutir a questao. 136 

Assim, o bin6mio seguran9a e desenvolvimento articulavam-se continuamente. 

Como exemplo dessas duas dimens6es temos o discurso do Ministro das Rela96es 

Exteriores, Juracy Magalhaes, em sessao protocolar do Conselho da Organiza9ao dos 

Estados Americanos: ao mesmo tempo em que defendia o estabelecimento de uma 

fora continental, Magalhes afirmava que "(...) outra idia que precisa ser 

efetivamente consagrada 6 a da solidariedade econ6mica que inspirou em 1958 a 

Opera 乞o Pan-Americana e que veio a tomar corpo em 1961 com a Alian9a para o 

Progresso".'37 Acrescentava tamb6m que a id6ia da solidariedade econ6mica tem 

importncia e urgncia comparveis com as de segurana coletiva, da qual 6 uma 

contraparte legtima: "Na verdade, no mundo em que est se tornando cada vez mais 

interdependente, nao e possivel permitir que a persistencia de ilhas de abundancia em 

mares de pobreza ou separar a assistencia aconselhada pela solidariedade econ6mica da 

coopera9ao exigida pela seguran9a coletiva."38 

'36Zero Hora, 13/07164, p. 04 
"Itamaraty quer criar no pas uma mentalidade de exortaco" 
'37Correio do Povo, 16/09/66, p. 01."Juracy MagalhAes na OEA: O Brasil encarece uma defini車o para a 
fora continental de Segurana" 
'381d; Ibid. 
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E importante ressaltar que a crtica a politica nacionalista dos populistas foi a 

tnica do governo Castelo Branco. Roberto Campos, em 1966, assim se referia ao 

chamado nacionalismo econ6mico promovido pela FEl: 

"E que nenhuma negocia9豆o de dvida ou solicitaao de emprstimos se 
poderia conduzir com a mentalidade silvestre do nosso nacionalismo 
botocudo, definido de certa feita pelo nosso poeta Shimidt como a 
atitude de quem se aproxima do americano dizendo: 'Me d um dinheiro 
a, seu canalha imperialista."39 

Permanecia, no como um elemento residual, ou movimentando-se por in6rcia, 

um trabalho de continuar a buscar no exterior os recursos necessrios para alcanar o 

desenvolvimento do Brasil, a partir expanso dos mercados externos para nossos 

produtos, da introduao de um moderno capitalismo no Brasil - de tipo liberal e 

associado - e da retomada dos investimentos para continuar o processo de 

industrializa 豆o. O estudo, neste capitulo, das principais dimens6es da politica externa 

permite-nos enunciar um conjunto de considera6es sobre a orienta9ao da politica 

externa do Governo Castelo Branco. 

Em primeiro lugar, verificamos a internaliza恒o da Guerra Fria, O discurso da 

Guerra Fria procurava sujeitar principalmente os atores internos, como forma de 

legitimar o golpe militar. As doutrinas de contra-insurgncia dedicaram-se a criar um 

clima de panico coletivo e permitiram mais facilmente os militares - e o bloco de poder 

que representavam - tomarem o poder. 

Em segundo, ocorreu a continentaliza恒o da Guerra Fria. A tese da seguran9a 

coletiva no continente pressupunha uma lideran9a - os EUA - e algumas sub-lideranas 

que se encarregariam do desenvolvimento e da manuten9o da ordem, contra as 

investidas comunistas. Sob a perspectiva do estrangulamento econ6mico no final do 
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governo Goulart, a administra9乞o Castelo Branco identificou que a retomada do 

desenvolvimento econ6mico somente se daria atravs de investimentos maci9os vindos 

do exterior, dada a insuficiencia da poupan9a interna. No imediato p6s-golpe, como foi 

tratado no primeiro capitulo, os EUA eram considerados a nica fonte disponvel destes 

recursos em larga escala. Ent乞o, o alinhamento com os EUA foi entendido como a 

contrapartida necessaria, e o contexto da Guerra Fria permitia, ao mesmo tempo, 

alinhar-se com os EIJA e obter contrapartidas, e justificar internamente um regime de 

segurana nacional. No prximo capitulo, essas rela96es sero estudadas em 

profundidade. Conforme Eitti Sato, "O 'realinhamento' com os Estados Unidos se 

mostrava uma a 乞o coerente com o perfil ideol6gico do novo governo, que havia sido 

constitudo a partir de um movimento de rea9ao a influncia comunista, e tamb6m uma 

aao coerente com a disposi9ao dos formuladores de politica de Washington que, desde 

a administra 石o Kennedy, passaram a assumir a tese insistentemente defendida pela 

diplomacia brasileira, particularmente na Opera 乞o Pan-Americana, de que 

desenvolvimento e democracia no poderiam ser dissociadas." 140 

Por u ltimo, verifica-se a continuidade da vertente desenvolvimentista. A 

politica externa de Castelo Branco, embora submetida aos ditames da estratdgia de 

segurana nacional e do contexto da Guerra Fria, orientou a politica externa para 

retomar o desenvolvimento econ6mico do Brasil e iniciar uma nova etapa no regime de 

acumulaao. Mas, neste momento, as foras internas de sustentaao do regime - uma 

alian9a entre o Estado e o capital estrangeiro - tinham como orientaao a crescente 

liberaliza9ao econ6mica. O capital nacional ficaria em segundo plano. Tal condi9o 

139 CAMPOS, Roberto. A tcnica e o riso. Rio de Janeiro: Apec, 1966, p. 88 
'40SATO, Eiiti. 40 anos de poltica externa brasileira, 1958-1998: trs inflexes. Revista Brasileira de 
Poltica Internacional. Ano 41, nmero especial, 1998, p. 8-28 
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enfurecia a burguesia nacional - que no era, em essncia, antigolpista - e seus setores 

associados, provocando instabilidades e oposi96es ao regime 

Agora, de posse da matriz da politica externa da administra9乞o Castelo Branco, 

o leitor 6 convidado a trilhar como ocorreram as rela6es internacionais do Brasil sob 

essa orienta9ao nos prximos capitulos. 
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CAPÍTUL03 

A PRIMAZIA DAS RELAÇÕES HEMISFÉRICAS 

3.1- Estados Unidos: o aliado preferencial 

Paulatinamente, desde o final do século XIX, os EUA foram suplantando a 

Inglaterra na disputa pela hegemonia no subsistema americano, configurando o que 

tradicionalmente costumou-se denominar a passagem da esfera da Libra para a esfera 

do Dólar na região. Esquematicamente, pode-se afirmar que os EUA apoiavam-se no 

Brasil enquanto a Inglaterra apoiava-se na Argentina como estratégia de inserção. Dessa 

forma, a histórica rivalidade argentino-brasileira pela hegemonia na Bacia do Prata se 

alimentava da rivalidade anglo-americana. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA configuraram-se como o hegêmona 

absoluto e ficou evidente a aliança do Brasil com os EUA, ante os investimentos 

americanos e os acordos militares, que fortaleceram o Brasil na América Latina. Apesar 

dessa aliança, o Brasil executava uma política externa conceituada como "barganha 

nacionalista"- sendo Getúlio Vargas o principal expoente - e afirmando um padrão 

diplomático de crescente multilaterização internacional e barganha com os EUA O 

Brasil procurou mostrar, assim, que, mesmo sendo um aliado dos EUA, possuía um 

projeto próprio de desenvolvimento e de inserção internacional. 141 

Os EUA, após substituírem a Inglaterra como hegêmona na região, tiveram 

como principal inimigo na América latina a oposição à penetração do imperialismo 

141Para maiores informações ver VIZENTINI, Paulo. Relações Internacionais e desenvolvimento ... op. cit. 
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norte-americano, sendo o nacionalismo populista e os movimentos de esquerda os 

principais articuladores dessa oposi9ao.'42 

Com a radicaliza9ao dos regimes populistas no inicio dos anos 1960, a op9o 

dos EUA para uma alian9a mais estreita com o Brasil possuia dois motivos. Em 

primeiro lugar, o Brasil reunia as melhores condi96es para executar a tarefa de evitar 

que algum pas na Am6rica do Sul seguisse o exemplo cubano. Em segundo, era 

necess自rio evitar que o prprio Brasil seguisse o exemplo cubano, cujos acontecimentos 

dos h ltimos meses do Governo Joao Goulart levavam a acreditar 

No obstante, a prioridade das rela96es do Brasil com o continente americano 

no era uma novidade quando Castelo Branco assumiu o governo, assim como 

estabelecer rela6es especiais com os Estados Unidos. Desde o incio do s6culo, na 

gesto do Chanceler Rio Branco (1902-19 12), o Brasil havia elegido a manutenao de 

boas rela6es com a Am6rica Latina e com os Estados Unidos como prioritdrias 

Somente no perodo seguinte a Segunda Guerra Mundial, verificaram-se no Brasil duas 

experiencias diplomticas marcadamente pr-americanas: O Governo Dutra (1946-

1951) e o perodo que vai de agosto de 1954 - quando assume Caf Filho - at meados 

de 1958, quando Juscelino resolve retomar a barganha nacionalista iniciada pelo 

governo Vargas. 

O Governo do General Eurico Gaspar Dutra foi marcado pelo alinhamento 

automatico do Brasil em relaao aos Estados Unidos. Nesse sentido, o Brasil rompeu 

rela96es com a URSS em 1947 e sediou a conferncia interamericana que criou o 

Tratado Interamericano de Assistencia Reciproca.E nesse governo, inclusive, que 

ocorre a criaao da Escola Superior de Guerra (ESG), em 1949. 

142 TRIAS, Vivian. Imperialismo y Geopolitica na America Latina. Montevideu: El Sol, 1967. p. 222 
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O segundo momento diplomtico, no p6s-Segunda Guerra Mundial, em que 

ocorre unia subordina 乞o aos Estados Unidos, come9a logo ap6s a morte de Gethlio 

Vargas, quando Caf Filho assume o poder. Este perodo diplomtico ter continuidade 

nos anos 1956 e 1957, correspondendo a primeira metade do governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961). 0 Governo Caf Filho realizou um ensaio do projeto da ESG 

calcado no binmio "segurana e desenvolvimento", que seria posteriormente aplicado 

no regime p6s-64. 

J Juscelino Kubitschek iniciou seu governo com um plano econmico baseado 

numa associaao estreita com o capital estrangeiro e, no plano politico, num 

alinhamento automtico com os EUA.'43 A virada com retomo a barganha nacionalista 

veio em 1958, num contexto interno de crise econmica e desemprego e de queda nas 

exporta6es e nos investimentos estrangeiros, quando Kubitschek lan9a a Opera o 

Pan-Americana (OPA). 

Assim, a partir da d6cada de 1940, o Brasil apresentar uma constante oscila9o 

na defini9ao das rela6es do Brasil com os Estados Unidos. O carter destas rela96es 

definiam em grande parte a orientaao global da politica externa de determinado 

governo ou perodo. 

Pelo visto at6 agora, considero que as rela6es com os EUA merecem aten9o 

especial, pois elas hierarquizaram os interesses do Brasil no sistema internacional. O 

Golpe de Estado recolocou o Brasil como aliado dos EUA na Am6rica Latina e 

certamente contou com o apoio e aquiescencia deste. O Golpe de 31 de maro de 1964 

no foi desfechado pelos EUA, mas tambem n豆o foi um "produto 100% brasileiro", 

'43\rIZENTINI, Paulo. G. F. Rela96es internacionais e desenvolvimento. Op. Cit. p. 135 
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como afirmou certa data o Embaixador dos EUA no Brasil, Lincoln Gordon.'44 Foi o 

fruto, sim, dos ja delineados condicionamentos internos e constrangimentos externos 

Outra caracterstica importante 6 de que a maioria dos assuntos bilaterais entre ambos 

os paises foram tratados em nvel no presidencial. 

Em maro de 1964, o subsecretdrio de Estado para Assuntos latino-americanos 

dos EUA, Thomas Mann, reuniu os embaixadores americanos dos pases da regio e 

prognosticou que a defesa dos interesses dos EUA no continente deveria ser calcada na 

Doutrina de Seguran9a Nacional e, se preciso fosse, com a instauraao de regimes 

militares simpticos a potncia norte-americana. Essa orienta 乞o para a Am6rica Latina, 

de apoio a golpes militares anti-populistas e anti-comunistas, ficou conhecida como 

Doutrina Mann.'45 

No final de 1963, Castelo Branco prop6s um exercicio ao Estado Maior das 

Foras Armadas. O exercicio consistia numa interven o no governo Federal, quando 

este entrasse em conflito com a sociedade brasileira. No exercicio, as foras armadas 

apoiariam Minas Gerais, Paran e Sao Paulo, que no reconheceriam o poder federal e 

se rebelariam, contando tamb6m com apoio dos EUA e de outros paises do continente. 

Este exercicio vazou e, ante os pedidos de explica 含o do Governo de Jo言o Goulart, o 

Pentgono declarou que se tratava apenas de um exercicio "te6rico".'46 

Menos "te6rica" foi a operaao Brother Sam, que consistia numa opera9o 

militar norte-americana, acionada no dia 31 de maro de 1964 e cancelada no dia 2 de 

abril, quando se consolidou o Golpe. Esta opera 乞o estava programada para o caso de 

' 4 No dia 09/02/66, 0 embaixador Lincoln Gordon declarou que "a revolufdo democrtica de 31 de 
maro, noみan!, foi cem por cento brasileira e no noventa e nove, ou quarenta e quatro por cento". 
Correio do Povo, 10/02/66, p. 01 ."No tivemos participa 乞o alguma na revolu9ao brasileira, afirma 
Gordon" 
'45TRIAS, Vivian. Op. cit., p. 224 
1 46Td., ibid.,p. 237-239. 
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haver resistncia prolongada ao Golpe e consistia no fornecimento de combustivel, e 

possivelmente armas, aos militares golpistas. Como o Golpe se consolidou rapidamente, 

a opera 乞o foi cancelada.147 

Mas o apoio diplomatico veio logo a seguir ao Golpe. No dia 2 de abril, com 

Jo乞o Goulart ainda em territ6rio Nacional, os Estados Unidos reconhecem o novo 

regime. Os norte-americanos tinham pressa. No dia 4 de abril de 1964, o Jornal do 

Brasil noticiava: 

"O Secret自rio de Estado norte-americano, Dean Rusk, declarou ontem 
[dia 2], ao referir-se a crise que resultou na derrubada do Sr. Joao 
Goulart, que os Estados Unidos esto dispostos a colaborar com as novas 
autoridades brasileiras para continuar dando ao pas a ajuda necessria 
para seu desenvolvimento econ6mico e social. Declarou ainda que a 
Revoluao foi um processo democrtico e constitucional e de que os 
EUA nao interferiram neste movimento, como acusa o governo de 
Havana." 

Em resposta, os militares brasileiros promoveram uma reaproxima9をo do Brasil 

com os Estados Unidos, reconhecendo a lideran9a deste pas no hemisfrio ocidental. 

Na tentativa de apagar todos os vestigios deixados pela Politica Externa Independente, 

os militares dispuseram-se a colaborar com os EUA na defesa hemisfrica para assim se 

colocarem sob o seu guarda-chuva nuclear e retomar os investimentos e emprstimos 

americanos que haviam sido cortados no perodo da presidncia de Jo豆o Goulart. 

Mas o alinhamento no era to automtico quanto se apregoa. Embora as boas 

rela6es com os EUA fossem consideradas prioritrias, verifica-se que, com o tempo, 

surgiram vrios pontos de desacordo nas posi96es dos dois paises, reflexo de 

ambigidades e contradi96es internas e externas do Brasil. 

'47Sobre a Opera5o Brother Sam, Ver: COR.REA, Marcos S'. 1964- visto e comentado pela casa 
Branca. Porto Alegre: Ed. L &PM, 1977. 
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O primeiro encontro de Castelo Branco com o embaixador norte-americano 

Lincoln Gordon, ocorreu no palcio do Planalto no dia 18 de abril de 1964, para uma 

tomada geral de contatos. Neste encontro, Gordon - apesar de um pouco reticente com 

as repercuss6es que a promulga 乞o do Ato Institucional e algumas cassa6es, como a 

do economista Celso Furtado (membro do comite da Alian9a para o Progresso), 

provocaram na opinio pbblica norte americana - reafirmou a disposi9乞o dos Estados 

Unidos apoiarem o Brasil.'48 

Em 30 de Junho de 1964, Lincoln Gordon, recentemente chegado dos Estados 

Unidos, reuniu-se novamente com Castelo Branco. Neste encontro, o embaixador 

afirmou que Washington considerava pouco vigoroso o combate a infla 乞o no Brasil e o 

interesse da comunidade empresarial dos Estados Unidos na reformulaao da Lei da 

Remessa de Lucros.'49 Lembremos que na mesma 6 poca o ministro Roberto Campos 

argumentava da importancia numa liberalizaao da remessa de lucros nos moldes de 

1954-6 1. 

Outra questo considerada de primordial importancia para as rela6es bilaterais 

era a soluao da controvrsia gerada pelo caso American and Foreign Power Company 

(AMFORP). O emprstimo de 50 milhes de d6lares ao Brasil estava condicionado pelo 

governo norte-americano ao cumprimento dos acordos do Brasil com a AMFORP 

A questo das negocia96es entre o Brasil e a AMFORP haviam ficado pendentes 

desde o governo Joao Goulart, em que este se comprometera a comprar os bens da 

AMFORP por 135 milh6es de d6lares, mas que o sinal de 10 milh6es de d6lares, 

acordado para 1 de julho de 1963, no fora realizado. Depois de assumir o poder, 

'48DULLES, John W. F. Castelo Branco: o 
p

residente re
f
ormador. Braslia: Editora da UnB, 1983

, 
p. 16

-17. 

'491d., ibid., p. 5 1-52 
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Castelo Branco encomendou um inqurito a uma comissao interministerial. Ap6s v自rias 

resistncias, encabe9adas principalmente do senador Joao Agripino, de Carlos Lacerda 

e de Magalhes Pinto, a proposta de compra da AMFORP foi aprovada no Congresso 

em 7 de outubro de 1964. Pelo acordo aprovado, a AMFORP se comprometia em 

emprestar 100,25 milh6es de dlares a Eletrobrs - utilizando o dinheiro recebido do 

Brasil. 

O caso da mineradora Hanna Minning Company tamb6m deveria ser 

solucionado pelo governo Castelo Branco, O governo brasileiro estava interessado em 

aumentar a exportaao de minrios, mas estava sob o ataque dos chamados 

"nacionalistas", que criticavam os projetos de explora 豆o da Hanna, possuidora de 

propriedades em Minas Gerais, e que desejava construir um porto privado para 

embarque de min6rio na Baia de Sepetiba, a Oeste do Rio de Janeiro.'5' 

As opini6es se divergiam. De um lado, Carlos Lacerda, Magalhes Pinto, Joo 

Agripino, o jornal Tribuna da Imprensa, a Companhia Vale do Rio Doce e o prprio 

Ministro do Estado Maior das Foras Armadas, Pen Constant Bevilqua, que referia-se 

aHanna como "(...) uma ameaa ao Brasil"52 e disse "(...) estranhar que o Sr 

MacCloy, diretor da Hanna, houvesse sido acompanhado numa audiencia com Castelo 

Branco."53, com o que Castelo respondeu de forma endrgica. De outro, a comissao 

interministerial montada por Castelo Branco e composta por Roberto Campos, Otavio 

150 Esse tema mobilizou na poca uma s'rie de debates, em geral polarizados em torno dos "nacionalistas" 
e "entreguistas" e, inclusive, a Revista Brasileira de Poltica Internacional (RB!'!) em 1965, dedicou dois 
nmeros inteiros (30 e 31132)a compra das concessionrias estrangeiras pelo Governo brasileiro, 
publicando os relat6rios das comiss6es parlamentares de inqudrito, as notas trocadas entre os governos 
dos Estados Unidos e do Brasil, discursos de ministros (antes e depois do golpe militar) e 
pronunciamentos de parlamentares. 
"DIJLLES, John, Op. Cit., p. 54 
'"Id., ibid., p. 78. 
''VIANA FILHO, Luis. O Governo Castelo Branco. 28 ed. Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, 1975., p. 169 
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Bulhes, Juarez Tdvora, Daniel Faraco, Ernesto Geisel, e o Ministro das Minas e 

Energia, Mauro Thibau, que desejavam uma solu 乞o rpida para o problema. 

Essa solu9ao veio com o decreto presidencial 55.282 baixado em 22 de 

dezembro de 1964, em que estipulava que as empresas exportadoras de min6rio 

controladas pelo governo deveriam reinvestir pelo menos 50% dos lucros que 

excedecem a 12% do retomo do capital. As firmas mineradoras estrangeiras deveriam 

reinvestir no Brasil tudo o que passasse estes 12%, sendo que, nos primeiros cinco anos, 

tamb6m os 12% referentes ao retomo do capital 

Durante todo o governo Castelo Branco, os Estados Unidos aventaram a 

possibilidade de que o Brasil participasse da Guerra do Vietn. Em 4 de agosto de 1964, 

quando os Estados Unidos so atacados por lanchas do Vietn乞  no Norte, o presidente 

norte-americano enviou uma carta a Castelo Branco, informando-o da situa 言o. A 

resposta de Castelo foi de solidariedade, mas no se comprometeu a enviar tropas. Em 

Julho de 1966, Lindon Johnson voltou a se dirigir a Castelo, tratando do mesmo tema. 

O presidente Johnson esperava que o Brasil entrasse na Guerra do Vietn como seu 

aliado. Mas, durante o ano de 1965 a 自  nica ajuda que ocorreu foi o envio de 400 quilos 

de remddios. Vasco Leito comparou a atua9ao de Castelo nessa situa9豆o com a de 

Gethlio Vargas: a de "solidariedade admirativa".'54 

Mas permanece, durante todo o governo Castelo Branco, a expectativa de que 

este anunciasse a decis乞o de enviar tropas ao Vietna. Inclusive, em Maro de 1965 o 

diplomata Nelson Tabajara de Oliveira foi exonerado da fun9o de Embaixador do 

'54CUNHA, Vasco Leito. Diplomacia em alto-mar.Op. cit., p. 290 
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Brasil na Tailandia para a qual havia sido nomeado dois dias antes, por haver declarado 

que o Brasil poderia enviar tropas ao Vietn乞.155 

Outra questao pendente era sobre a exporta 言o de caf brasileiro. O Brasil tinha 

interesse em ver cumprido o Acordo Internacional do Caf, assinado em 1962. 0 

Senado dos EUA havia aprovado a assinatura do Acordo Internacional do Caf em 

julho de 1964, mas sua Camara de Deputados havia rejeitado em agosto de 1964. Entre 

janeiro e julho de 1965 houve vrias gest6es do governo brasileiro junto ao norte- 

americano e deste junto a sua Camara de Deputados, que acabou aprovando a lei em 12 

de maio de 1965. A lei entrou em vigor nos EUA em 1 de julho de 1965, provocando 

um leve declinio no pre9o do caf brasileiro, mas as exporta6es do Brasil 

aumentaram.'56 

Apesar da expressiva aproximaao do Brasil aos EUA, devem ser feitas algumas 

matiza6es: Em primeiro lugar, se no plano diplom自tico-estrat6gico-militar o Brasil 

permaneceu alinhado aos ETJA, no plano econ6mico-comercial o Brasil buscou ampliar 

e manter parcerias extra-hemisfricas, inclusive com os paises socialistas. Em segundo 

lugar, crescentemente, em especial ap6s o ano de 1966, o governo brasileiro come9ou 

a dar sinais de insatisfa きo com a falta de retorno econmico que seria a contrapartida 

ao apoio politico prestado aos EUA. 

Embora as boas rela6es com os ETJA fossem consideradas prioritarias, verifica- 

se que, com o tempo, surgiram vrios pontos de desacordo nas posi96es dos dois paises, 

como na reforma da Carta da OEA, na ajuda econmica aqum das expectativas 

brasileiras, na questo nuclear, e das crticas internas nos EUA ao apoio na manuten o 

dos regimes militares. 

'55Dirio de Noticias, 13/03/65, p. 01 ."Embaixador cai pela boca" 
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Como foi afirmado no segundo capitulo, houve divergncias no campo da 

tecnologia nuclear. Embora evitando atingir os EUA diretamente, os dirigentes 

brasileiros come9avam a esbo9ar a orientaao que foi aprofundada nos governos 

seguintes, de que o Brasil no poderia abrir mo do uso da tecnologia nuclear para fins 

pacificos. O Brasil tamb6m tinha divergncias na questo da reforma da carta da OEA, 

que o Estados Unidos eram contra. 

Na realidade, as desaven9as encontravam-se principalmente no campo 

econ6mico. O Brasil no vinha recebendo dos EUA a ajuda que considerava necessaria 

para o seu desenvolvimento, como contrapartida ao apoio no campo politico-militar 

Dentro ainda do enfoque desenvolvimentista, o Brasil buscou diversificar os parceiros 

comerciais, apesar da op9ao pelo mundo ocidental, como 6 o caso dos acordos de 

com6rcio com os paises do Leste Europeu. Ante as dificuldades colocadas aos paises 

em desenvolvimento, o Brasil se referia constantemente a questo da deteriora o dos 

termos de troca, inclusive na ONU, como foi visto no capitulo dois. Nesse sentido, o 

Brasil chegou a tentar liderar a luta terceiro mundista na ONU (G77). Embora com um 

discurso mais moderado do que os populistas da PET, o Brasil possuia a fora da 

autoridade de ser um pais com governo conservador e aliado aos EUA. 

Assim, no dia 15 de abril de 1966, o secrethrio Geral do Itamaraty, Manuel Pio 

Col丁飢,afirmava que'‘にJ as rela戸es entre os Estados Unidos e o Brasil so 

excelentes・ mas db 9ua勺uer modo existem d reas de desacordo.’二 o diplomata parecia 

aludir ao pedido constante do Brasil para que os Estados Unidos dessem preferncia 

comercial ao Brasil. 157 

漁ULLES聖hn・曳讐己loーり1 ー  
correio ao rovo, 10! U'4100, p. ui :'txce1entes as re!a6es Brasil-EUA apesar de reas de desacordo" 
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Os dialogos mais speros ocorreram entre o governo brasileiro e os membros do 

Senado norte-americano. Em 20 de novembro de 1965, o Senador Robert Kennedy 

chegou ao Brasil. Encontrou-se com Castelo no dia 24, onde ocorreram dihlogos 

speros entre eles, ja que o senador insistia em fazer perguntas "desagradaveis" sobre a 

situaao social e politica do Brasil. Robert Kennedy, por outro lado, manteve boas 

rela6es quando visitou o sindicato dos metal自rgicos de S乞o Paulo e o editor E nio 

Silveira, cassado e envolvido em um 1PM.'58 

Mas as criticas ao Brasil no ficaram circunscritas ao Senador Robert Kennedy. 

O pr6prio presidente da Comiss言o de Rela6es Exteriores do Senado, J. W. Fuibright, 

se encarregou das criticas em maio de 1966. Estranhamente, havia sido este mesmo 

senador que chefiara uma miss乞o norte-americana que visitou o Brasil em agosto de 

1965 e elogiou o pais "por seu eficiente trabalho estabilizar a economia e controlar a 

infla 豆o"59 

Desde 1962, o Brasil esperava receber, dos Estados Unidos, quatro 

contratorpedeiros da Classe Fletcher, de acordo com a Lei de Cess6es s na6es amigas. 

Congelados, juntamente com os crditos, a possibilidade do envio de contratorpedeiros 

foi reaberta com o Golpe militar. Na 6 poca do envio, entretanto, as rela6es com o 

Brasil n含o aparentavam ser de s6lida confian9a. 

No dia 11 de maio de 1966, Fulbright disse estar preocupado "pela magnitude 

com que os regimes militares governam a Am6rica Latina", durante uma interpela9ao 

feita ao secretdrio de defesa, Robert Mc Namara, sobre a Lei de Assistncia ao Exterior. 

Fulbright afirmou tamb6m que "Nossa ajuda a America Latina e a parte mais 

controvertida do projeto de lei". Pouco diplomtico, disse ainda que "o Brasil recorre a 

'58 DULLES, John, Op. cit., p. 167 
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mtodos de Estado policial", onde se mantinham presas pessoas por tempo prolongado, 

sem processo. Afirmou que, durante visita ao Brasil, ficara bem impressionado pelo que 

se realizava no pas, mas que "os regimes militares tm uma tendencia a extremismo". 

Fuibright afirmou tamb6m que o esforo dos Estados Unidos na Am6rica Latina deveria 

ser atrav6s da Alian9a para o Progresso."160 

A resposta de Castelo Branco aos dois senadores ocorreu no dia 20 de maio de 

1966, onde afirmou: 

"Vez por outra, e como se fosse o eco da campanha aqui movida pelos 
saudosistas da corrupao e da subverso, vemos dizer-se no estrangeiro 
estar o Brasil sob a frula de uma ditadura. M-f ou irresponsabilidade? 
realmente, salvo se mudarmos inteiramente as defini96es do dicionrio 
politlco mivcrs 1, ser dificil falar-se em ditadura diante das institui6es 
pUIIUUpolticas器1 S41,is."16
一 u9 

A comissao de Rela6es Exteriores do Senado dos Estados Unidos, ainda na 

mesma semana (23 de maio), objetou a nomea 乞o de John Tuthill para embaixador no 

Brasil, com a argumentaao de que o diplomata no falava portugus e que havia 

servido a maior parte do tempo na Europa, no conhecendo a realidade brasileira. 162 

Estava claro que havia uma disputa politica interna nos Estados Unidos e que o Brasil 

foi utilizado como o objeto de polarizaao politica. 

Da mesma forma, em outubro de 1964, o Embaixador Juracy Magalhes 

preconizava, falando num jantar que lhe ofereceu a sociedade Pan-americana, para a 

solu 豆o dos problemas da Am6rica Latina, que o desenvolvimento na Am6rica Latina 

deveria ser uma a をo coletiva e no poderia operar sem os fatores de estabilidade tanto 

social quanto econ6mica. Reconhecia que haviam fatores de disc6rdia no Hemisfrio, 

159 Id., ibid., p. 118 
'60Correio do Povo, 12/05/66, p. 01 ."Papel dos militares do Brasil e Argentina debatido nos EUA" 
""Correio do Povo, 21/05/66, p. 01 ."Castelo responde a crticas do exterior- realidade brasileira 6 a de um 
pas livre e sem discrimina6es" 
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representados pelos maus conselheiros que sao a fome, as doenぐas e a estagna戸o 

econ6mica, e afirmou que a unidade interamericana poder ser facilmente preservada 

contra tentativas do comunismo se os Estados unidos e outros pases da comunidade 

ocidbntal igualmente favorec涙osPeた fortuna enteiuブerem o lフγoblemadaAmみica 

Latina e concordarem em participar da cooperaao politica e econmica de que esta 

necessita. 163 

Em agosto de 1966, o Presidente Lyndon Jonhson fez declara6es condenando 

as ditaduras na Amdrica Latina, com o que o Itamaraty teve de responder que Brasil 

tamb6m estava do lado dos que desejam governos constitucionais e de acordo com os 

principios essenciais do sistema Interamericano, que prega a democracia representativa 

como frmula bsica de governo no continente. 

3.2- Am6rica Latina: a seguranca coletiva 

Em 20 de abril de 1964, a Venezuela rompeu rela6es diplomticas com o 

Brasil, em nome da doutrina Betancourt, chamando de volta o embaixador Sanches 

Tirado, afirmando que a Venezuela reataria quando fosse eleito de forma livre o 

presidente. O Itamaraty lan9ou nota afirmando que s6 tinha a lamentar e que a 

Venezuela nao havia compreendido a posi9ao brasileira, O Uruguai reconheceu o 

novo governo brasileiro em 23/04/64. 

Havia expectativa quanto a posi9ao do Mxico em relaao ao Golpe. Inclusive, o 

jornal Dirio do Mxico havia rechaado a inten9ao da Sociedade Interamericana de 

Imprensa (SIP), de conceder "diplomas de honra" aos jornais brasileiros pelo papel que 

'62Correio do Povo, 24/05166, p. 01 ."Obje6es no Senado dos Estados Unidos ao embaixador designado 
para o Brasil" 
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estes desempenharam opondo-se ao comunismo. Na realidadade, as rela6es do 

Brasil com o M6xico s6 seriam normalizadas a partir do dia 20 de Janeiro de 1965 

quando Ministro do Exterior do Brasil concedeu 'agreement' para nomeaao do 

embaixador mexicano Vicente Sanches.'64 

J自  a Venezuela dava sinais de reaproxima9ao com o Brasil quando em 25 de 

maro de 1965 seu Presidente, Raul Leoni, confirmou em entrevistaa imprensa que 

estudava de modo especial o processo politico interno brasileiro para resolver sobre o 

reatamento de rela6es diplomticas e recdm havia sido nomeado um C6nsul para o 

Brasil. Ap6s v自rios adiamentos, a Venezuela restabeleceu vinculos diplomticos com o 

Brasil em 30 de dezembro de 1966, embora nao tenha manifestado inten 豆o alguma de 

fazer o mesmo com o governo argentino e por isso foi muitas vezes questionada. 

Vasco Leito da Cunha hesitava em romper rela6es com Cuba, embora ele 

prprio afirmasse haver press6es para que isso ocorresse.'65 No inicio de sua gestao, 

parecia determinado a seguir a frmula de comerciar com todos os paises. Sabia, 

tamb6m, que a questo cubana era um debate aceso na sociedade e que deveriam ser 

tomadas todas as precau6es. No obstante, no contexto desse debate foi publicado no 

editorial do Dirio de Notcias, com o titulo de "Itamaraty e Cuba", um texto assinado 

por The6philo de Andrade: 

"Porque o Governo brasileiro, agora, deveria engolir o insulto e nao 
reagir com a visibilidade que outrora caracterizara a politica externa? 
Ser porque o Itamaraty ainda no se adaptou ao espirito da revolu9ao? 
Ser porque ainda no se fez o processo de dedetiza o que ja 
preconizei, nesta coluna? Chegou o momento de p6r um fim a esse 
intermezzo s6rdido que consistia em colocar o Brasil no bonde comuno- 

'63Di訂io de Noticias, 16/10/64, p. 02."Brasil preconiza um novo impulso para a recuperaao de pases 
latino-americanos" 
I 64- ・！  ・ 	工  、t ' , . 	,、 lI八唾 IJ~f， 	ハ, “，、 	.. 	、  -. -- viario ae iNoticias. ziiuirn'. o. w:iirasit e Mexico: tudo normatizacioI 
I65 ，ー 	」  ・  」  てア 	T ．」～  一 	 一  ，  T 	，  』，一  - - - と  m seu aepoimento, Vasco Leltao anrina que Carlos Lacerda teietonava todos os dias perguntando 
quando seria feito o rompimento. Ver CUNHA, Vasco. Diplomacia em alto mar, Op. cit., p. 280 
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afro-asitico com tanta subserviencia. (...). Est na hora do Itamaraty 
ー～ーー～ー A .1一ー一  一一  一』：・‘一一一一  」一  T-.」  i_i パーー‘一一  ,,166 ICPciisai a aitwa as uieiisas ue riuei しノ  asuo. 

O Brasil rompeu oficialmente rela96es diplomticas e consulares com Cuba em 

13 de maio de 1964, declarando que este fazia ingerencia nos negcios internos do 

Brasil. No inicio de julho de 1964, a posi9ao mais moderada do Brasil de que no 

houvesse aplicaao de san96es contra Cuba, foi perdendo fora e passou-se a admitir as 

sanoes. 

Em 21 de julho de 1964, iniciou-se a Reuniao da OEA (IX Reuniao de Consulta) 

para discutir a denincia venezuelana sobre a interven9乞o cubana em seu territ6rio. Essa 

reuniをo foi presidida por Vasco Leito da Cunha. Havia duas propostas: uma pedindo a 

aplica 乞o contra Cuba das clausulas do Tratado do Rio de Janeiro e outra, do Uruguai, 

pedindo a condenaao de Cuba, mas sem qualquer san9豆o. 

No dia 23 de julho, foram apresentados projetos de resoludo a conferncia da 

Organiza9乞o dos Estados Americanos, que advertia Cuba para que no continuasse com 

suas "atividades subversivas".'67 A reunio foi concluida no dia 26, que decidiu aplicar 

san96es contra Cuba, apesar dos trs votos contra (Uruguai, Mxico e Chile) e a 

abstenao da Bolivia. Dessa reuniao resultou a chamada declara 乞o de Washington, 

proposta pela delegaao brasileira, de apoio ao povo cubano, mesmo sendo contra seu 

governo. 

Em setembro de 1965, o Chile era criticado na sua politica exterior pelo Brasil, 

dizendo Vasco Leito da Cunha que a poltica internacional do Chile recordava a do 

Brasil sobre a presidencia do Sr. Joao Goulart, e desejava ao Presidente chileno 

'66Diおio de Notcias, 26/04/64, p. 04 
167Zero Hora, 24/O 7/64, p. 08."Brasil-EUA advertem Cuba" 
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Eduardo Frei mais sorte do que a do ex-presidente Joao Goulart.'68 Houve alguns sinais 

de entendimento em Janeiro de 1966, quando o Brasil apoiou uma iniciativa do Chile 

para estabelecer um s6 crit6rio na Am6rica Latina a respeito das garantias oferecidas 

pelos paises latino-americanos a s invers6es estrangeiras que procedem de outras zonas 

do mundo para evitar competi9ao entre eles.'69 

Embora formalmente defendesse o fortalecimento da ALALC, o Brasil rejeitou a 

proposta feita em 1965 do presidente Eduardo Frei para a criaao de um mercado 

latino-americano. No Chile, Juracy Magalhをes se colocou Contrrio a forma o de 

blocos econ6micos na Am6rica Latina que pudessem ser considerados agressivo aos 

EUA. 

A chamada crise da Rep自blica Dominicana havia come9ado no dia 24 de abril 

de 1965, quando um novo golpe militar tentou restituir na presidncia o reformista Juan 

Bosh, presidente eleito em 1961, depondo ajunta militar que governava o pais desde o 

golpe que destituiu Bosh em setembro de 1963. No dia 28 de abril de 1965, tropas 

norte-americanas invadem o pais, sob o pretexto de proteger a retirada de norte- 

americanos, provocando o fracasso da tentativa de restaura 乞o. O presidente provis6rio 

indicado pelo congresso dominicano, Francisco Caamano, foi acusado pelos EUA de 

ser comunista. 

O Embaixador Itinerante norte-americano Averil Harrimann visitou o Brasil e 

exp6s ao presidente Castelo Branco, no dia 3 de maio de 1965, os motivos da 

interven9ao na Rep丘blica Dominicana, sendo o principal a alega 谷o de que este pas 

caira sob o regime Comunista. Simultaneamente, (10/05/65) chegaram ao governo 

brasileiro dois pedidos de reconhecimento para o governo dominicano. Tanto o Cel 

168Dirio de Noticias, 02/09/65, p 01 ."Chile imita tempo de JG" 
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Francisco Caamano como ajunta presidida pelo Genenal Barrera dirigiram-se ao Brasil, 

pretendendo o reconhecimento do seu governo, O Brasil apenas revelou que aguardava 

a resposta da OEA. 

Ap6s o pedido feito oficialmente pela OEA, em 14 de maio, e da aprovaao por 

unanimidade do Conselho de Seguran9a Nacional brasileiro, no dia 15 de maio, o 

governo brasileiro decidiu participar da interven9o na Republica Dominicana, em 16 

de maio de 1965. Discursando em Florianpolis no dia 21, Castelo Branco afirmou que 

a soberania nacional se definia, "mais do que nunca, pelo entrosamento dos conceitos 

de Seguran9a Interna e Seguran9a Externa." Afirmou ainda que a 自  rea de defesa do 

Brasil havia sido alargada at6 o Caribe.'7 

A Fora Interamericana era composta por unidades dos Estados Unidos, Brasil, 

Costa Rica, Honduras e Nicargua. O Comandante era o general brasileiro Hugo 

Panasco Alvim, depois substituido por Alvaro Braga. Em Junho de 1965, ficou decidido 

pela OEA que a orienta o politica a fora de Paz seria traada por uma comisso 

tripartite, integrada pelo embaixador limar Penna Marinho, do Brasil, e pelos Srs 

Ramon Chairmont Duenas, de EI Salvador e Ellis-Worth Bunker, dos Estados Unidos. 

A fora Intermencana dissolveu-se no dia 10 maio de 1966 

A Organiza 乞o dos Estados Americanos foi um espao onde o Brasil procurou 

seguir os interesses norte-americanos, embora algumas vezes divergisse pontualmente 

O principal ponto de convergncia entre o Brasil e os EUA na Am6rica Latina foi em 

rela9乞o a criaao de uma Fora Interamericana de Paz (FTP) nos moldes da que interveio 

na Republica Dominicana - com o objetivo de manter a regi乞o afastada da subvers乞o e 

do comunismo. A idia da cria まo da FTP no agradava os dirigentes dos outros paises 

'69Correio do Povo, 19/01/66, p. 03."Brasil ap6ia critriob nico para invers6es estrangeiras" 
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latino-americanos, que temiam o fortalecimento do intervencionismo na regiao. A 

alega9ao brasileira era de que com a FTP, os EUA no poderiam intervir sozinhos na 

regiao. Em maro de 1965, o Itamaraty propunha que a reforma na OEA a ser discutida 

na prxima conferncia do Rio de Janeiro incluisse a realizaao de assembl6ias de nivel 

ministerial a cada dois anos, obrigatoriamente, em substitui9ao a s conferncias Pan- 

americanas, aldm de manter as reuni6es de consulta ministerial e criar um Conselho 

Interamericano de Paz. 

Esses debates refletiram na prpria execu9ao das reuni6es da OEA. Em Julho de 

1965 6 votado no conselho da OEA o adiamento da Segunda Conferencia 

Interamericana Extraordin自ria (II CIE) pela segunda vez, embora Brasil, Argentina, 

Chile, Col6mbia, Equador e Uruguai se colocassem contra o adiamento. O motivo 

alegado era a prolongada crise dominicana. Em outubro, a II Cffi foi transferida para 

novembro de 1965, em fun9豆o da decreta 乞o do AI-2 no Brasil. A II CIE consistia numa 

iniciativa do Brasil, da Guatemala e do Uruguai. Estes insistiam na reforma da Carta da 

OEA. Conforme Foster Dullies, Juracy Magalhes encarava a II Cffi com apreens乞o, 

pois receava que diversos pases propusessem a criaao de um bloco econ6mico latino- 

americano que excluIsse os Estados Unidos. Receava tamb6m que se estabelecesse 

algum tipo de articula9ao entre os proponentes na posi9ao anti-americana e os crticos 

internos ao governo Brasileiro.'7' 

Finalmente, em 7 de novembro de 1965, Castelo Branco inaugurou a Segunda 

Conferncia Extraordin自ria Interamericana. Estavam l豆  representados todos os 

membros da OEA, com exce9ao da Venezuela. Da delegaao americana, participaram o 

embaixador Lincoln Gordon, o secretario de Estado Dean Rusk e Averrel Harrimam 

17Oo Estado de So Paulo, 22/05/65, p. 07."Castelo Exp6e diretrizes da Politica Externa Brasileira" 
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No discurso de abertura, Castelo Branco referiu-se a baixa ajuda econmica, que 

estavam ocorrendo apenas em situa 乞o de crise. Defendeu a id6ia da criaao da Fora 

Interamericana de Paz permanente em fun9ao do perigo externo e interno e s "formas 

sutis de agresso, como a subversao".'72 Conforme Vianna Filho, Castelo defendia a 

cria9ao da FIP como um mecanismo capaz de evitar interven96es umlaterais, 

principalmente dos EUA.'73 

J自  que Vasco Leito da Cunha havia sido escolhido como presidente da 

Conferncia, Lis Vianna Filho foi nomeado para chefiar a delega きo brasileira. Nesta 

qualidade, Lus Viana Filho, no discurso que proferiu na sessao plenna, ratificou a 

posi9o do pas definida pelo Presidente Castelo Branco na solenidade de instala 豆o da 

Reuniao, defendendo a reforma da OEA, a dinamiza 豆o da integra9ao econ6mica e a 

fixa o de medidas tendentes a fortalecer o regime democrtico no continente 

Ratificando a posi頭o assumida oficialmente pelo pais, a delegaao brasileira 

apresentou inclusive, um projeto sobre direitos humanos. 

A II Conferncia Interamericana Extraordinria encerrou com o pedido de 

Vasco Leito da Cunha para que os Estados membros da OEA continuassem 

considerando a possibilidade de se estabelecer "um mecanismo defensivo para conter a 

subvers乞o no continente". Antes de assinados os documentos finais da Conferncia, seis 

paises pediram uma ressalva na Ata, no sentido de que nao foram conferidos poderes 

especiais ao Conselho da Organiza 乞o para intervir nas questes relacionadas com a 

manuten 乞o da paz. A ressalva foi feita pelo Chile, Col6mbia, Mxico, Peru, Rep立blica 

Dominicana e Uruguai, considerando que o Conselho da OEA s6 teria o direito de agir 

171 Foster Duties citando Carta de Juracy Magalh乞es a Castelo Branco, datada de 1 de abril de 1965 
DULLES, John, Op. Cit., p. 106. 
"Id., ibid., p. 164. 
'73VIANA FILHO, Luis. Op. cit., p. 435 
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nas quest6es de paz dentro das limita96es impostas pelo pacto do Rio de Janeiro.'74 

Inclusive, a questo da cria9ao da For9a Interamericana de Paz permanente, desejada 

pelos Estados Unidos e pelo Brasil, nao chegou a ser discutida formalmente. A Ata 

Econmico-Social foi aprovada na II dE, com uma proposta de vinculaao entre 

seguran9a politica e coopera9ao econ6mica. 

Uma semana aps a reuniao, conforme destacado no segundo capitulo, o 

Presidente Castelo Branco assinou decreto exonerando o Ministro Vasco Leito da 

Cunha, indicando o diplomata para o cargo de embaixador nos EUA e designando para 

substitui-lo no Itamaraty, o Sr. Antnio Borges Leal Castelo Branco, interinamente 

Logo em seguida, assume o cargo de Ministro Juracy Magalhes 

Em Janeiro de 1966, o Brasil defendeu a competencia da OEA de encaminhar 

ONU denncia de interven 豆o cubana no Continente americano, logo ap6s a 

Conferencia Tricontinental. 

Todavia, o Brasil esbo9ou uma controvrsia com os EUA na Reuniao da 

Comiss豆o Especial da OEA, ocorrida na cidade do Panama em mar9o de 1966, com o 

objetivo de reformar a carta da OEA. O Brasil, apoiado por outros paises latino- 

amencanos, pretendia a criaao de uma assembl6ia, enquanto os EUA pretendiam 

reforar o Conselho da OEA. As propostas brasileiras previam a possibilidade de 

realizar conferncias interamericanas especiais. Os Estados Unidos sugeriram que essas 

conferncias terminassem, pois, sob a orienta9ao estabelecida pelos chanceleres da II 

dIE, no Rio de Janeiro, a partir de ento haveria assembl6ias ou conferncias 

interamericanas anuais. Mas o Brasil tambem aderiu s propostas dos Estados Unidos, 

Mxico e Equador, para que a Conferncia anual estabelecesse o oramento da OEA. O 

174Jornal do Brasil, 01/12/65, 1 o caderno, p. 01 ."Vasco insiste na cria5o da Fora Permanente de Paz" 
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Brasil prop6s que a sede da Conferncia anual fosse rotativa entre os paises- 

membros.'75 Aldm disso, tanto o embaixador brasileiro limar Penna Marinho, quanto 

Vasco Leitao da Cunha, defenderam o estabelecimento de uma fora interamericana de 

paz, de carter permanente. 

Mas no dia 9 de maro de 1966 o Brasil colidiu com os Estados Unidos, quando 

se tratou da questo da soluao pacifica de disputas. O Brasil afirmava que a proposta 

norte-americana para modificar o sistema vigente estimularia as controv6rsias entre as 

na6es da Amdrica e p6s em dvida a competencia da Comissao especial da OEA para 

alterar o sistema. Ward P. Allen, Chefe da delega9豆o norte-americana, abandonou a 

reuniきo da subcomisso poltica to logo o delegado brasileiro terminou de falar 

Azeredo da Silveira - chefe da delegaao brasileira - atacou a proposta norte- 

americana depois de apresentar a posi9ao do Brasil em relaao a questo do 

fortalecimento da OEA, dizendo que "nenhum pas pode colocar qualquer parte de sua 

soberania nacional nas maos de um 6 rgo politico" e que "n言o podemos transformar um 

corpo politico deliberativo num tribunal. Carecemos de competencia para isso." Iniciou 

suas observa6es, afirmando que o Brasil "considera inaceitvel a proposta norte- 

americana".'76 

Em realidade, o Brasil tentou liderar uma pressao latino-americana para 

favorecer a Carta de Bogot ー  regendo o tratamento das disputas no hemisfrio - e que 

os Estados Unidos se recusavam a assinar. No dia 16 de novembro de 1965, o Brasil 

havia ratificado o pacto de Bogoth, firmado em 1948, sobre a soluao pacifica de 

conflitos interamericanos, O Brasil foi o 100 pais que ratificou a ata de Bogot, 

'75Correio do Povo, 03/03/66, p. 01 ."Conferncia da OEA recebe as primeiras propostas concretas" 
176Correio do Povo, 10/03/66, p. 01 ."Brasil discorda dos EUA no critdrio da reforma da OEA" 
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subscrita ja hh 17 anos e que ja havia sido ratificada por Costa Rica, El Salvador, Haiti, 

Honduras, Mxico, Panam自, Nicargua, Repdblica Dominicana e Uruguai 

Para evitar divergncias maiores entre os Estados Unidos e a Am6rica Latina, as 

resolu96es finais tiveram de ser atenuadas, e os resultados foram considerados 

minguados. 

O apoio do Brasil え  cria9ao da FIP foi abandonado, no inicio de 1967, quando se 

percebeu que o projeto no seria aprovado na OEA, face a resistncia de vrios pases 

latino-americanos, sob o risco de um grande desgaste politico. A Terceira Conferncia 

Interamericana Extraordin自ria (ifi CW) foi realizada em fevereiro de 1967, em Buenos 

Aires, ao mesmo tempo da V Reuniao do Conselho Interarmericano Econ6mico e 

Social. Na 111 Conferncia Extraordinria, o Chanceler argentino prop6s a criaao de 

um Comite Consultivo de Defesa no a mbito da OEA. Foi apoiado pelos EUA (Edwin 

Martin) e pelo Brasil (Juracy Magalhes). Mas o Chile se colocou contra e, na votaao, 

a id6ia perdeu com onze votos contra, seis a favor e duas absten96es.'77 

3.3- Bacia do Prata: entendimentos e desconfiancas 

As rela6es internacionais no Prata foram marcadas, desde a independencia dos 

seus paises no incio do sdculo XIX, pelo sentimento de rivalidade, principalmente 

entre Brasil e Argentina.'78 Essa rivalidade estava calcada na disputa pela hegemonia 

regional e era alimentada pelos interesses imperialistas da Inglaterra e dos EUA. Nos 

anos 1960, a instalaao de regimes de seguran9a nacional na Bacia do Prata, provocou 

二l MONIZ Baxdeira, Estado Nacional... Op., cit., p. 23 5-236 
“。 Sobre a rivalidade no sdculo XIX ver POMER, Leon. Os conflitos da Bacia do Prata Sao Paulo: Ed 
Brasiliense, 1979.; para o s6culo XX ver Moniz BANDEIRA. op. cit 
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convergncias de interesses, embora o acentuado pensamento geopolitico ainda 

incentivasse algumas rivalidades e ressentimentos 

Como ja afirmei no segundo capitulo, a alian9a com os EUA tornava-se a 

consagraao do projeto geopolitico dos militares brasileiros que desde a d6cada de 1930 

vinha sendo construida. Os geopoliticos brasileiros desenhavam como objetivos a 

ocupa o efetiva do territrio nacional, a expansao na Am6rica do Sul e, 

posteriormente, a forma9ao de uma potncia mundial. Para realizar esses objetivos, 

preconizavam uma alian9a estratgica com os EUA. Ja os geopoliticos argentinos 

postulavam uma reaao aos projetos brasileiros, como a ocupa9豆o do territ6rio nacional 

e a resistencia ao pretenso expansionismo do Brasil. '79Aos pases menores da Am6rica 

Latina cabia uma interpreta o geopoltica de inserao internacional mais modesta, 

consistindo basicamente em procurar evitar a expansao dos paises grandes de modo que 

inviabilize sua seguran9a e seu desenvolvimento. 

No perodo que compreende o governo Castelo Branco, o Uruguai foi o 自  nico 

pas com regime democrtico no Prata. O Paraguai vivia um regime militar desde que 

um golpe de Estado, em 1954, colocou Stroessener no poder. Depois do Brasil, a 

Argentina sofre um golpe militar, comandado pelo General Ongama em 1966. Jd na 

Bolivia, o General Barrientos d um Golpe e assume o poder no final de 1964 

Como contrapartida a alian9a com os EUA, os militares brasileiros tinham como 

objetivos manter a regi豆o da Bacia do Prata sob a sua hegemonia para, assim, impedir o 

assedio dos paises comunistas e orientar essas economias a favor do desenvolvimento 

do Brasil. 

179 COIVIBLIN, Joseph. A Ideologia da Seguran9a nacional: o poder militar na Amdrica Latina. Rio de 
Janeiro: Ed. Civiliza 言o Brasileira, 1978. p. 27. 
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Os objetivos do Brasil no Prata reforam a tese de que este se pretendia um 

papeI de pais-chave dos EUA na Am6rica Latina, executando uma politica 

subimperialista. Confonne Vivian Trias, este conceito deve ser aplicado para 

denominar o carter das rela6es do Brasil com o Prata durante o governo Castelo 

Branco. 

Os objetivos do Brasil no Prata reforçam a tese de que este se pretendia um 

papel de pais-chave dos EUA na América Latina, executando uma politica 

subimperialista. Conforme Vivian Trias, este conceito deve ser aplicado para 

denominar o caráter das relações do Brasil com o Prata durante o governo Castelo 

Branco. 

"O controle americano das estruturas industriais brasileiras ー  
especialmente da siderurgia - permite pensar uma expansao exterior 
do capitalismo brasileiro no mercado latino americano e aproveitando 
recursos naturais de seus vizinhos. (...). Isto significa uma esp6cie de 
divis乞o do trabalho em escala continental, em que o Brasil ser o 
fornecedor industrial e, particularmente, no campo da indstria 
pesada. E, assim, um subimperialismo intimamente conectado aos 
supremos interesses dos EUA."180 

Em sintese, as rela6es do Brasil com os paises da Bacia do Prata durante o 

governo Castelo Branco tinham um carter subimperialista que, economicamente, 

significava integra 乞o do cone sul sobre a base de um Brasil industrial associado aos 

monoplios americanos. Politicamente, o Brasil atuaria como porta-voz dos FITA, 

evitando o desgaste deste, e participando inclusive nas interven96es armadas 

"0 controle americano das estruturas industriais brasileiras - 
especialmente da siderurgia - permite pensar uma expansão exterior 
do capitalismo brasileiro no mercado latino americano e aproveitando 
recursos naturais de seus vizinhos. (...). Isto significa uma espécie de 
divisão do trabalho em escala continental, em que o Brasil sera o 
fomecedor industrial e, particularmente, no campo da indústria 
pesada. t, assim, um subimperialismo intimamente conectado aos 
supremos interesses dos EUA."18° 

Em sintese, as relações do Brasil com os paises da Bacia do Prata durante o 

governo Castelo Branco tinham um cardter subimperialista que, economicamente, 

significava integração do cone sul sobre a base de um Brasil industrial associado aos 

monopólios americanos. Politicamente, o Brasil atuaria como porta-voz dos EUA, 

evitando o desgaste deste, e participando inclusive nas intervenções armadas. 

A seguir, apresentamos uma tabela que mostra a composi9ao dos paises da 

Bacia do Prata, revelando a porcentagem do territrio que ocupa na regiao 

A seguir, apresentamos uma tabela que mostra a composição dos paises da 

Bacia do Prata, revelando a porcentagem do território que ocupa na região: 

Composi戸o da Bacia do Prata'81 Composição da Bacia do PrataI81 

Superficie na Bacia 
(em Km 2) 

Porcentagem do total 
da Bacia do Prata 

Porcentagem do total 
do pais na Bacia 

Brasil 1.740.000 40 % 20,5% 
Argentina 1.721.000 39.6% 62% 
Paraguai 406.700 9,3% 100% 
Bolivia 335.000 7.7% 30,5% 
Uruguai 146.000 3.4% 82,5% 

'80TRJAS, Vivian, op. cit, p. 256 
''Rodrigues, Incio. Caractersticas da Bacia do Prata. La Maiiana. 11/03/67. IN: Vivian TRIAS, op. cit., 
p. 279. 

ig°TRIAS, Vivian, op. cit, p. 256. 
islRodrigues, Inkio. Caracteristicas da Bacia do Prata. La Matiana. 11/03/67. IN: Vivian TRIAS, op. cit. , 
p. 279. 



A leitura destes dados permite inferir a importncia que os paises conferem a 

essa regio. O Brasil ocupa um espao privilegiado (40% de toda a regiao) que perfaz 

20,5% do seu territ6rio, al6m de ter fronteiras com todos os paises restantes. Dai a 

importncia da regi豆o para o Brasil. Quanto aos outros paises, a simples existncia de 

boa parte de seu territrio na regiao 6 motivo para concentraao de interesses no Prata. 

A Bacia do Prata, como espao geopolitico e econ6mico prprio, assume, dessa forma, 

vital importancia para os paises que a comp6em 

Como foi apresentado no segundo capitulo, Vasco Leito da Cunha, em 

entrevista a imprensa, no dia 6 de julho de 1964, reafirmava a prioridade da Am6rica 

Latina para a politica externa brasileira. Nesta entrevista, afirmou que os objetivos do 

Brasil para a Amrica Latina eram: 

"defender a poltica tradicional de boa vizinhan9a na Amdrica, a 
segurana no continente contra a agressao e subversao vindas de fora 
ou de dentro dele: a consolidaao dos laos de toda a ordem com os 
Estados Unidos, nosso grande vizinho e amigo do norte." 

Para demonstrar as caractersticas das onenta6es de politica externa brasileira 

para a Bacia do Prata, convm analisar uma entrevista do chanceler brasileiro Juracy 

Magalhes, sucessor de Vasco Leito da Cunha. Em outubro de 1966, o chanceler 

Juracy Magalhes viajou em missao diplom自tica para o Chile, Bolivia, Argentina e 

Uruguai, onde tratou de questes relativas a seguran9a coletiva no continente, 

integra9o Latino-americana, realiza9ao da terceira Conferncia Interamericana 

Extraordinria e a agenda da programada reuniao de presidentes americanos. Tinha 

ainda como pauta de conversa96es a conferncia Tricontinental de Havana e seus 

reflexos na politica interna dos paises latino-americanos.'82 

182 Correio do Povo, 09/10/66, p. 01 "Viagem de Juracy Magalh乞es a quatro pases - Seguran9a coletiva e 
integra 乞o econmica latino・americana ぐ  a missao do chanceleど  
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Em visita ao Chile, no dia 12 de outubro de 1966, o Chanceler Juracy Magalhes 

concedeu uma entrevista'83 que mostra, em sintese, as caracteristicas que se procura 

demonstrar aqui. Juracy defendia a idia de cria9ao de uma fora interamericana de Paz 

(enquanto o Chile a rejeitava), afirmando que essa fora, ao contrrio do que se sup6e, 

servina para evitar a "consolida9ao de outro governo ditatorial como o de Fidel 

Castro". Contrrio a formaao de blocos econ6micos que excluIssem o Brasil e os 

EUA, Juracy Magalhaes declarou ainda: 

"(...)o Brasil d contrrio a toda e qualquer politica de blocos. Para 
meu pais existe um s6 bloco: a Am6rica, rzo pela qual se deve lutar 
para seu desenvolvimento econmico, social, educacional, 
h abitacional e de todo o tipo, sempre em flmcao continental"'84 

Na mesma entrevista, desmentiu que um suposto entendimento entre Col6mbia 

e Chile teria sido iniciado pelo Brasil, pois o tema no foi tratado com o chanceler 

Chileno, reiterando ainda o desejo brasileiro que as diferen9as entre esses dois paises 

fosse superada. Afirmou que o Brasil n言o daria nenhum passo para restabelecer rela6es 

com a Venezuela, competindo a ela o esforo, ja que foi ela quem rompeu rela6es com 

o Brasil. Finalmente, Magalhaes declarou que 

" (...) continua afirmando pessoalmente que existem as fronteiras 
ideol6gicas. Frisou, no entanto, que essa doutrina d inteiramente 
pessoal. Disse que ningudm pode negar, na atualidade, aue o 
comunismo, os paises onde este impera e os partidos de outras na6es 
que a ele aderiram estao inspirados nesta doutrina, 'isto se aprecia, 
caso se analisar os acordos da Conferncia Tricontinental de Havana' 
Acrescentou: - 'por isso sustento que existe uma politica de fronteiras 
ideol6gicas, que no se deve confundir com uma diviso geogrfica 
ou cultural dollmndo'"185 

Em 27 de outubro de 1966, o chanceler argentino Nicanor Costa Mendez 

afirmou que os chanceleres da Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolivia se 

'83Correio do Povo, 13/10/66, p. 01 ."Juracy Magalh豆es no Chile - Brasil contr合rio a forma9o de blocos 
na Am'rica Latina" 
1S41d,, ibid 
'851d., ibid 
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reuniriam brevemente para acertar o desenvolvimento econômico do conjunto da Bacia 

do Rio da Prata. Afirmou ainda que "a idéia de uma conferência dos cinco países da 

Bacia do Prata fora acertada durante a vinda a este país pelo chanceler brasileiro na 

semana passada. "186 

O objetivo do Brasil na Bacia do Prata, demonstrado na sua prática e nos seus 

discursos, era hegemonizar a região. Com esse objetivo, o Brasil foi construindo uma 

política específica - subimperialismo - para os países da Bacia do Prata, inserida na 

politica mais geral de alinhamento com os Estados Unidos e fortalecimento do 

hemisfério ocidental. 

Daqui em diante, procurarei analisar a dinâmica das relações que o Brasil 

manteve com cada país da Bacia do Prata. Esta não me parece a maneira mais adequada 

de exposição, de modo que tende a apresentar de forma fragmentada o que constitui 

um todo integrado. Mas a aproximação dos detalhes permite observar certos aspectos 

que se perderiam numa descrição e análise que abarcasse o conjunto dos cinco países. 

Dessa forma, nesta parte do estudo, optei pela descrição e análise, de forma separada, 

das relações bilaterais do Brasil com cada país da Bacia do Prata. 

Desde o rompimento das relações com Cuba, em fevereiro de 1962, os militares 

argentinos influenciavam na formulação da política externa argentina. Essa influência 

tinha como pressuposto as doutrinas de segurança e contra-insurreição. Encabeçada por 

Juan Carlos Ongania, chefe do Estado Maior do Exército, essa doutrina evitou uma 

aproximação maior ao Brasil enquanto este era governado por João Goulart. 187 As 

relações entre a Argentina e o Brasil voltaram a estreitar-se após ao golpe de 1964, pois 

186Correio do Povo, 27/10/66, p. 03. 
187BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Política ... Op. cit., p. 220. 
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suas estrat6gias de segurana coincidiam. Ambos defendiam a revisao do conceito de 

soberania e propunham a implanta9ao das fronteiras ideol6gicas 

As rela96es tornaram-se tao promissoras que o Ministro das Rela96es Exteriores 

da Argentina, Sr. Zavala Ortiz, chegou a afirmar que "as melhores rela6es que mantm 

na regiao sao com o Brasil, pretendendo iniciar uma politica de consultas m丘tuas para 

resolver problemas comuns."188 Em 6 de agosto de 1964, o Brasil e a Argentina 

publicam nota conjunta reafirmando a "solidariedade e a comunhao existente entre as 

duas na6es" e propuseram-se a intensificar as rela6es bilaterais 

"(...) nos campos politico, econ6mico e social, defendendo na rea 
internacional a liberdade, a democracia e a autodetermina 豆o dos 
povos. Brasil e Argentina lutaro por uma perfeita coordena9豆o dos 
paises americanos atravs da institucionaliza9ao do grupo da ALALC. 
promovendo, 一一  assim, um trao de uniao entre os pases latino: 
一ー一一一ー」 一一 	”1RQ amencanosIーー  

Em Dezembro de 1964, Juan Pern tentou regressar a Argentina, passando pelo 

Brasil. Como foi impedido pelas autoridades brasileiras de lograr seu intento, a 

Argentina aplaudiu o Brasil na ONU.'90 

A doutrina das Fronteiras Ideol6gicas passou a ser defendida pela Argentina, 

quando o General Juan Carlos Ongania deu um golpe de Estado, na madrugada de 26 

para 27 de junho de 1966, e implantou um regime semelhante ao do Brasil. Passou a 

defender a institucionaliza9乞o da Junta Americana de defesa junto a OEA. Ja em 1967, 

o Brasil relativizava a Doutrina das Fronteiras Ideol6gicas, praticamente abandonando- 

a, tomando um rumo mais independente em politica exterior. A Argentina passou, neste 

momento, a disputar a posi9ao de pas-chave ou sat6lite privilegiado com o Brasil na 

Jornal do Brasil, 09/06/64,10 caderno, p. 12."Zavala faz balano das rela6es da Argentina e exalta laos
com o Brasil" 
'Zero Hora, 06/08/64, p. 04."Brasil e Argentina fazem nota conjunta" 
' Diario de Notlcias, 03/12/64, p. 03."Per n volta a Espanha: Argentina aplaude na ONU a atitude do 
uoverno orasiieiro 
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politica hemisfrica dos EUA.'9' No perodo Ongania, a Argentina passou de um 

primeiro momento de "satlite do satlite"92, para competir com o Brasil como pas 

chave dos EUA na Am6rica do Sul. 

A essa altura, havia o receio de que o Brasil e a Argentina formassem um eixo 

autoritrio e tentassem estabelecer a hegemonia na America do Sul. Diante de tal 

perspectiva, Chile, Venezuela, Peru e Equador assinaram, em 16 de agosto de 1966, a 

declaraao de Bogot, com objetivo de formar um mercado sub-regional (depois se 

transformaria no Pacto Andino). O Chanceler brasileiro se manifestou contra, pois iria 

contra os objetivos econ6micos do Brasil no continente.'93 

Todavia, os obstculos para a coopera 谷o n乞o demoraram a aparecer 

Envolveram principalmente os projetos de industrializaao de ambos os paises e podem 

ser concentrados na disputa pelo aproveitamento do potencial hidrel6trico do Prata e as 

reservas de ferro da Bolivia. As tentativas da Argentina de promover uma integraao 

com a Bolivia, objetivando suas reservas minerais, sofriam a oposi9ao do Brasil. A 

Argentina voltou-se, ento, contra o projeto de cooperaao econ6mica com o Brasil, 

pois considerava que este queria condicionar-lhes a posi9ao de produtores de mat6rias- 

primas e alimentos, enquanto o Brasil exportaria manufaturados. No obstante, era esta, 

de certa forma, a inten9ao do Brasil, dentro do projeto subimperialista 

J自  a Bolivia, de posse de uma grande reserva de minerais e de gs, al6m de sua 

posi9ao geopolitica, ocupando praticamente o centro da Am6rica do Sul,6 considerada 

por alguns autores como "o fiel da balan9a" nas rela6es entre o Brasil e a Argentina. E, 

191 BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Poltica ... Op. cit., p. 287 
192 1d., ibid., p. 239 
'931d., ibid., p. 232 
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de fato, a Bolivia executou uma politica pendular, oscilando entre uma alian9a com um 

ou outro pais.194 

Um golpe de Estado na Bolivia em 5 e 6 de novembro de 1964 derrubou o 

governo de Paz Estensoro. O Brasil apoiou o golpe e reconheceu o governo do General 

Ren Barmentos afastando, assim, a possibilidade iminente de uma interven9ao militar 

brasileira na Bolvia. Moniz Bandeira afirma, inclusive, que "em Washington, o 

secret自rio de Estado assistente, Thomas Mann, telefonou ao embaixador do Brasil, 

General Juracy Magalhaes, para manifestar-lhe a grande preocupa きo com que os 

Estados Unidos, mantendo-se em posi9ao de expectativa, acompanhava a evolu9ao dos 

acontecimentos na Bolivia. Ele chegou a expressar a confiana de que o Brasil agiria, 

por modo a evitar que aquele pas se abismasse no caos".'95 

Em 1966 foram assinados com a Bolivia protocolos com o objetivo de 

aperfei9oar as comunica6es terrestres e fluviais entre os dois paises. Apesar desses 

entendimentos chegaram a circular rumores de que tropas brasileiras teriam, no final de 

agosto de 1966, atravessado a fronteira com a Bolivia. Este fato foi desmentido pelo 

ministro de defesa boliviano, o general Hugo Soarez Guzmn.'96 Em Outubro de 1966, 

o chanceler brasileiro, Juracy Magalhes, visitou a Bolivia e afirmou que 

"(...) o principal objetivo desta viagem, foi o de informar 
pessoalmente ao chanceler Crespo Gutierrez o empenho do Brasil em 
incrementar as rela96es com a Bolivia, no que diz respeito aos 
legtimos interesses nacionais de ambos os paises, em como propsito 
de explorar todos os caminhos possiveis para ampliar nossa 
coopera 乞o bilateral e a coordena o de nossas posi96es ante o tema 
de atualidade continental. Acrescentou que 'Brasil e Bolivia nao tm, 
felizmente, problemas que os separem, suas rela6es, que atravessam 
uma fase auspiciosa, to somente prometem tornar-se mais estreitas, 

'94 CAMARGO, S6rna de, e VASQUEZ OCAMPO, Jos6 Maria. Autoritarismo e democracia da 
ルgentina eみas諾 uma dcada鹿poltica exterior, 1973-1984. S含o Paulo: Convvio, 1988. p 367 
'y'BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Politica Internacional... Op. cit., p. 216. 
'96Correio do Povo, 03/09/66, p. 03."Bolvia desmente intromissao do Brasil na fronteira" 
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para o que muito haver de contribuir a visita ao Brasil que o 
Presidente Ren6 Barrientos, para nossa satisfaao, far no prximo 
ー久一  一  一一一：一  」一  」： 一  へ』， 107 mes, a partir ao aia 24.… 

Na mesma poca, o chanceler Juracy Magalh乞es prop6s a cria9ao de uma 

siderrgica no alto Paraguai, multinacional, envolvendo os cinco paises da Bacia do 

Prata, cada um participando com vinte por cento do capital. Essa proposta serviu para 

contrabalan9ar as inten96es da Argentina de manter um acordo bilateral com a Bolivia 

para a extra9ao de ferro das jazidas de El Muthn. De fato, a proposta brasileira (projeto 

multinacional com apoio dos EUA) serviu para esvaziar a proposta argentina de acordo 

bilateral. Dessa forma, o Brasil manteve a Bolivia na sua 6 rbita de influ6ncia e impediu 

a aproximaao argentina. 

O Uruguai deu mostras de boa vontade para com o Brasil, anunciando o 

reconhecimento do governo Castelo Branco em 23 de abril de 1964. Invocando o 

principio da autodeterminaao dos povos, o Chanceler uruguaio Alejandro Zorilla de 

San Martin afirmou ainda que a decisao tamb6m devia-se ao fato "que o governo do 

Brasil tem mantido a ordem interna do pais e acatando todos os compromissos 

internacionais contraidos."198 Porm havia, por parte dos dirigentes uruguaios, o receio 

das pretens6es hegem6nicas do Brasil na regio 

Ap6s defender o principio de interven9ao em paises com focos de instabilidade 

comunista, a interven9ao do Brasil no Uruguai revelou-se prov自vel. O estancamento da 

atividade econ6mica no Uruguai nos anos 60, fen6meno inddito neste pais desde o 

s6culo Xlix, provocou o crescimento das manifesta96es de trabalhadores, O apoio aos 

partidos tradicionais diminuiu consideravelmente neste periodo. Em contrapartida, 

cresciam os partidos de esquerda e, em 1962, surgiu o Movimento de Liberta o 

'97Correio do Povo, 15/10/66, p. 01 ."Juracy enaltece a excel6ncia das rela6es do Brasil com a Bolivia" 
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Nacional (Tupamaros), que adotava a estrat6gia de guerrilha urbana. Mas os grupos 

dominantes ainda nao haviam se posicionado pelo uso da for9a, que s6 ocorrer no final 

da d6cada.'99 Al6m de serem considerados, pelos militares brasileiros, permissivos 

demais com a agita9ao esquerdista, somou-se o fato do Uruguai ter acolhido exilados 

brasileiros depois do Golpe de 31 de maro, como Joao Goulart, Leonel Brizola e Neiva 

Moreira, entre outros. 

O Governo brasileiro manteve fortes press6es, atravs do Embaixador Manoel 

Pio Correa, para que o governo uruguaio confinasse ou expulsasse do pais os exilados 

brasileiros. A ameaa do Brasil invadir o Uruguai era constante e em diversas ocasi6es 

o III ex6rcito esteve de prontidao para executar tal tarefa.20o O Brasil denunciava que os 

exilados brasileiros tramavam, a partir do Uruguai, agita96es subversivas no Brasil. 

Ante a indefini9言o do Uruguai quanto ao pedido do Brasil, este chegou a cogitar 

num rompimento de rela96es. Estes atritos, embora tratados com certa reserva por parte 

dos governos, nao deixaram de ser noticiados pela imprensa, como atesta este trecho 

extraido do jornal Didrio de Notcias: 

"Embora nao houvesse uma revela9ao oficial, sabe-se que na 
entrevista que manteve, em Montevidu, com o Presidente do 
Conselho de Governo do Uruguai, o embaixador Pio Corra 
formalizou o protesto no Brasil contra o que considera favorecimento 
aos asilados, ao arrepio das conven96es internacionais. No Rio de 
Janeiro, certos setores governamentais come9am a se impacientar com 
a ambigidade das posi96es adotadas pelas autoridades uruguaias, 
pois entendem-nas inamistosas para com o Brasil e merecedoras, 
portanto, de um comportamento identico por parte do governo 
brasileiro. Dentro dessa linha de raciocinio, come9aram a circular 
rumores de que o embaixador Pio Corra seria chamado ao Rio e no 
mais retornaria a Montevidu, embora isso nao importasse 
necessariamente em rompimento de rela96es mas num esfriamento 

'98Joma.l do Brasil, 24/04/64, 1o caderno, p. 09."Uruguai decide manter suas rela6es diplom自ticas e 
comerciais com o Brasil" 
199 GUAZZELLI, C. Histria contempornea di Am'rica Latina: 1960-1990. Porto Alegre: EDUFRGS, 
1993

. 
p. 42

.200 BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Poltica Internacional. . . Op. cit
. , p. 
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com o governo uruguaio. O Chanceler uruguaio negou que houvesse 
alguma tens含o com o Brasil."20' 

Apenas em fevereiro de 1965 a questao encaminhou-se para um entendimento 

Trs notas foram enviadas pelo Uruguai ao governo do Brasil, afirmando que "ficou 

resolvido pelo governo sobre os ex-deputados Almiro Afonso, Max da Costa Santos e 

Neiva Moreira. Quanto aos dois primeiros, sua permanencia foi autorizada por 180 dias, 

que se vencero nos dias 7 e17 de abril, respectivamente. Sobre o Sr. Leonel Brizola, 

reitera que o mesmo viajar dia 23, ou antes, para a Europa, perdendo sua condi9きo de 

asilado, embora ao regressar possa solicitar novamente asilo"202 e explicando os 

argumentos jurdicos que orientaram o Uruguai ao conceder asilo politico. O 

embaixador Pio Corra veio apresentar relato pessoal das gest6es que desenvolveu na 

capital uruguaia e, sobre o problema dos asilados polticos, afirmou que "as rela96es 

ente o Brasil e o Uruguai tiveram, efetivamente, alguns temas dificeis, mas que essas 

dificuldades, no entanto, esto inteiramente superadas e as rela96es entre os dois paises 

entram agora em uma fase promissora e de fecundas realiza6es."203 

Entretanto, os problemas de relacionamento entre os dois paises, em virtude da 

questo dos exilados, nをo impediu que se continuassem as atividades da comisso mista 

Brasil-Uruguai para desenvolvimento conjunto da Bacia da Lagoa Mirim. Essa 

comiss言o foi formada em 1963, mas somente no Governo Castelo Branco foi 

consolidada. Os planos integracionistas do Brasil impulsionaram o interesse brasileiro 

de revitaliza9ao da fronteira com o Uruguai 

201Di自rio de Noticias, 14/01/65, p. 01. 
202Dj合Ii de Notcias, 17/01/65, p. 01. 
203Diario de Noticias, 17/02/65, p. 03 
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De fato, em 1965 Uruguai e Brasil, juntamente com a ONU, firmaram o plano 

de opera96es para estudos sobre a bacia. Em outubro de 1966, na viagem que Juracy 

Magalhes fez a vrios paises da Bacia do Prata, foi assinado, na Argentina, um 

convenio de transportes entre Brasil, Uruguai e Argentina.204 No Uruguai, o chanceler 

brasileiro tratou do projeto da Lagoa Mirim, a possibilidade de fornecimento de trigo ao 

Brasil, o trfego ferrovirio e a interligaao el6trica das cidades fronteiri9as. As 

negocia96es evoluiram at6 que, j自  no governo Costa e Silva, foi firmada a Atafina! de 

complementa戸o fronteiriFa Uruguaio-brasileira, objetivando: a interconexao dos 

sistemas vi自rios e a facilita9ao do trfico comercial - principalmente para as 

mercadorias em transito - inclusive atrav6s de uma nova politica aduaneira. O objetivo 

do Brasil era utilizar os portos urugaios para escoar sua produ9ao, em contrapartida, o 

Uruguai lucraria com o movimento de mercadorias e de turistas.205 

Nas rela96es com o Paraguai, o fato mais importante foi a assinatura da Ata das 

Cataratas, que permitiria o aproveitamento conjunto do potencial hidrel6trico no Rio 

Parana, O Brasil jd tentara construir uma usina hidrel6trica na regio durante o governo 

Joao Goulart, mas esbarrara no embargo de capitais promovido pelos EUA neste 

perodo, O retorno de capitais ao Brasil, ap6s o Golpe, permitiu que o projeto fosse 

reabilitado. 

O incidente de Porto Coronel Renato - quando tropas brasileiras detiveram 

personalidades paraguaias em Outubro de 1965 - permitiu que fossem reabertas as 

quest6es em tomo da defini9ao da fronteira na regio. Nesta localidade, com o pretexto 

de combater focos de guerrilha e contrabando, tropas do Ex6rcito brasileiro se 

concentraram na fronteira. A imprensa paraguaia denunciou o fato com exalta9o 

204Correio do Povo, 20/10/66, p. 01 
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nacionalista206 e durante quase um ano foi discutida a demarca9ao de fronteiras entre os 

dois paises na regiao de Sete Quedas (ou Guafra) 

O General Golbeiy do Couto e Silva foi enviado ao Paraguai a fim de negociar a 

questo de fronteiras. A situa きo, na 6 poca, parecia ter uma dimensao maior do que era 

na realidade, principalmente em fun9ao da imprensa paraguaia, e ainda reforou o 

nacionalismo paraguaio. O que houve, a partir de ento, foi um "guerra de notas 

diplomticas", com o Paraguai a debater com o Brasil, sendo que este no admitia a 

existencia de litigio. 207 

Mas, de fato, o embaixador paraguaio Raul Pena chegou a ser chamado de volta 

ao seu pais, considerando, assim, encerrada sua miss乞o no Brasil.208 Embora os circulos 

diplomticos paraguaios agissem com relativa cautela, a imprensa paraguaia provocava 

o Brasil de modo insistente, chamando Juracy Magalhaes de "chanceler luso- 

brasileiro": 

"Essas provoca96es tem sido sistemticas na imprensa, desde que o 
embaixador Jaime de Souza Gomes entregou a h ltima nota brasileira, 
inclusive no Orgo oficioso 'Patria' ー  no s6 a pessoa do chanceler6 
criticada, mas o pr6prio Brasil que, segundo os jornais, est revivendo 
o espirito bandeirante. Para a imprensa guarani 'bandeirante' 
brasileiro significa a figura imperialista provocadora, predat6ria e 
exploradora dos mais fracos". 209 

O Brasil prop6s, em abril de 1966, a cria9豆o de uma comissao mista para fazer 

estudos preliminares visando o aproveitamento hidreldtrico do Salto das Sete Quedas, jd 

estendendo o direito ao Paraguai de beneficiar-se com a energia gerada. Porm, a 

205TRIAS, Vivian, op. cit., p. 286-287 
zU。O Estado de Sao Paulo, 27/10/65, p. 09."Incidente com tropas na fronteira" 
2070 Estado de Sをo Paulo, 04/12/65, p. 06."Itamaraty no admite litigio" ; Correio do Povo, 17/12/65, 
p.02."Paraguai responde ao Brasil", e Correio do Povo, 11/02/66, p. 01 ."Itamaraty nao comenta nota do 
Paraguai '' 
208Q Estado de So Paulo, 05/03/66, p. 40."Paraguai tira o Embaixador": Correio do Povo. 08/03/66 n 
vi. tmDaixaoor cio ?aragual despede-se do Brasil" 
209Correio do Povo, 10/04/66, p. 01 "Brasil aguarda iniciativa do Paraguai para formarem comisso mista" 
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iniciativa uruguaia de servir como mediador foi tratada com indiferen9a pelo Brasil, 

que acabou procurando encaminhar uma solu9乞o bilateral.210 

A resoluao deste conflito aconteceu durante o encontro de chanceleres em Foz 

do Iguau e Porto Presidente Stroessner em 21 e 22 de junho de 1966, com a assinatura 

da Ata das Cataratas. Seu contehdo expressava 

"(..) 3) proclamavam a disposi9ao dos seus respectivos governos de 
proceder, de comum acordo, o estudo e levantamento das 
possibilidades econ6micas, em parte dos recursos hidreldtricos, 
pertencentes em condominio aos dois paises; 4) concordaram em 
estabelecer, desde ja, que a energia el6trica eventualmente produzida 
pelos desniveis no Rio Parana e desde inclusive os Saltos das Sete 
Quedas, ou salto do Guara, at a Foz do Rio Igua9u, ser dividida em 
partes iguais entre os dois paises, sendo reconhecido a cada um deles 
o direito de preferncia para a aquisi9ao desta energia a justo pre9o, 
que ser oportunamente fixado por especialistas dos dois paises, de 
qualquer quantidade que no venha a ser utilizada para o suprimento 
das necessidades do consumo de outro pais; 5) convieram, ainda os 
dois chanceleres, em particular da reuniao de ministros das rela6es 
exteriores dos Estados ribeirinhos da Bacia do Prata, a realizar-se em 
Buenos Aires, a convite do governo argentino, a fim de estudar os 
problemas comuns da 自  rea, com vista a promover pleno 
aproveitamento dos recursos naturais da regiao e o seu 
desenvolvimento econ6mico, em beneficio da prosperidade e do 
b em-estar da populacao(. .ー  )"21 I 

Com este tratado, o Paraguai ficou definitivamente incorporado na esfera de 

influncia do Brasil. Porm, ante a oposi9ao argentina ao acordo bilateral, somente em 

1979 foi assinado o Acordo Tripartite, juntamente com o Paraguai, sobre o 

aproveitamento hidreldtrico do Rio Parana. 

Assim, conclui-se que, durante o governo Castelo Branco, o Brasil procurou 

executar uma politica subimpenalista, que, economicamente, significava o aumento de 

la9os econmicos do cone sul sobre a base de um Brasil industrial associado aos 

monop6lios americanos. Politicamente, o Brasil procurou atuar como porta-voz dos 

0O Estado de So Paulo, 2 1/05/66, p. 06."Guara: Juracy estranha posi9乞o" 
一Correio do Povo, 24/06/66, p. 01 ."Brasil e Paraguai entendem-se encerrando as suas diferen9as" 
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interesses norte-americanos. Como contrapartida a alian9a com os EUA, os militares 

brasileiros atribuiam a si o papel de pais-chave dos EUA na Am6rica Latina. Tinham 

como objetivos manter a regi乞o da Bacia do Prata sob a sua hegemonia para, assim, 

impedir o ass6dio dos paises comunistas e orientar essas economias a favor do 

desenvolvimento do Brasil. A alian9a com os EUA tornava-se, deste modo, a 

consagra o do projeto geopolitico dos militares brasileiros 

O governo brasileiro logrou uma maior aproxima 豆o com os paises da Bacia do 

Prata e procurou evitar que estes formassem algum tipo de associa9ao da qual o Brasil 

nao fizesse parte. Pode-se afirmar, entao, que o Brasil desenvolveu uma poltica de 

orientar as economias nacionais dos pases da Bacia do Prata para uma articula o 

regional, onde o Brasil, atuando como ponta de lan9a dos capitais monopolistas norte- 

americanos que afluIssem para a regido, ocuparia o papel de pais industrial. Como se 

p6de observar neste capitulo, embora a politica externa do governo Castelo Branco para 

o hemisfrio fosse pautada pela aliana com os EUA, em diversos momentos houve 

algum distanciamento, provocados pela relativa falta de retorno como contrapartidaa 

alian9a estratdgica. 
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CAPÍTUL04 

O DISTANCIAMENTO NAS 

RELAÇÕES EXTRA-HEMISFÉRICAS E MULTILATERAIS 

4.1-Europa: o continente distante 

As relações extra-hemisféricas brasileiras durante o governo Castelo Branco 

sofreram um relativo recuo ante a proposta de intensificação das relações com o 

continente americano. A política promovida pela PEI, de incrementar a cooperação com 

o continente europeu como alternativa aos EUA, foi abandonada. Com relação à Europa 

Ocidental, o possível fortalecimento dos EUA oriundo do alinhamento do Brasil 

desagradava os políticos europeus. Ainda assim, no campo econômico, o Brasil logrou 

um reescalonamento junto aos países europeus membros do Clube de Haia (países 

credores do Brasil na Europa, além de Estados Unidos e Japão) em julho de 1964, 

conseguindo com isso uma redução de 149,9 milhões de dólares nos pagamentos 

devidos em 1964 e 1965. 

As relações do Brasil com a França já haviam ficado abaladas desde o episódio 

conhecido como "Guerra da Lagosta". Este começou em 1962 quando um navio militar 

brasileiro aprisionou dois barcos pesqueiros franceses na costa brasileira. O Governo 

francês chegou a enviar uma canhoeira para proteger os barcos franceses. Depois de 

negociações e pressões de ambas as partes - que culminaram com a famosa frase 

atribuída ao presidente francês Charles De Gaulle, "o Brasil não é wn país sério" (que 

foi desmentida depois) e com a recusa do Governo francês para conceder o agreement 

de Vasco Leitão da Cunha para o cargo de embaixador do Brasil na França, a solução 

126 



parece ter vindo com o convite de Goulart para De Gaulle visitar o Brasil em 1964. Mas 

ficaria a ma vontade de De Gaulle para com o Brasil 

No dia 4 de abril de 1964, o Ministro da Rela96es Exteriores da Fran9a, Maurice 

de Murville, afirmou que a Fran9a nao se surpreeendeu com o Golpe que acabara de 

ocorrer e concluiu: "O Brasil nao teve ainda sua grande revolu9ao". Afirmou ainda que 

a Frana nao procuraria competir diretamente com os Estados Unidos pela influencia na 

Am6rica Latina, discorrendo que esta influencia ocorria por vnculos mhltiplos.212 

Carlos Lacerda visitou v自rios paises oficialmente com a missao de explicar os 

objetivos do Golpe de 1964 entre maio e junho de 1964.2 13 Durante sua visita a Fran9a, 

Lacerda tomou a relaao entre os dois paises mais dificil, quando concedeu uma 

entrevista em que, dando respostas ofensivas a Fran9a, afirmou inclusive que "da visita 

de De Gaulle ao Brasil, no espero mais do que banquetes e discursos"214. A resposta 

veio pelo deputado Charles de Chambum, Presidente da Bancada da Amizade franco- 

brasileira, que deixou a entender que havia sido cortada a visita de De Gaulle ao Brasil, 

e que era importante saber se o Governo Brasileiro concordava com tal opiniao. Nesta 

ocasiao ficou-se sabendo que a equipe de De Gaulle havia preparado dois roteiros para 

sua viagem a Am6rica do Sul: um incluia o Brasil e o outro no 

Mas a viagem acabou incluindo o Brasil e este foi visitado por De Gaulle. Em 

sua chegada, no dia 13/10/64, depois do discurso de sauda9ao do presidente brasileiro, 

De Gaulle afirmou: 

"Senhor Presidente. Ao chegar no Brasil, por vosso amavel convite, 
tenho o pressentimento que esta visitad , ao mesmo tempo, uma 

212Dj自rio de Noticias, 0 5/04/64, p. 02."Fran9a no competira com EUA na Amdrica Latina" 
213Fran9a, Inglaterra, Itlia, Gr6cia, Alemanha, Portugal e Estados Unidos foram visitados por Carlos 
Lacerda. 
214Dirio de Noticias, 25/04/64, P. 04 / primeiro caderno."Entrevista de Lacerda pode cancelar viagem que 
De Gaulle faria ao Brasil" 
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consagra9o e uni ponto de partida. Uma consagraao: Com efeito, a 
Frana est hoje, aqui, na pessoa de seu chefe de Estado, porquanto 
considera o destino da Am6rica Latina e, em especial o Brasil. ao aual a 
ligam, desde h muito, la9os de amizade, um dos principais elementos do 
porvir do mundo inteiro. Um ponto de partida: Pois nos parece a Franca 
em plena harmonia com o movimento geral deste sdculo ciue deu imoulso 
s rela9es com o vosso continente e, em particular: com o vosso 

pais.. ,,,215 

Falando perante o congresso Nacional no dia 14 de outubro de 1964, o estadista 

frances afirmou que o Brasil e a Fran9a deveriam se unir mais, naquele momento e no 

porvir, e fez apelos ao Brasil e a Fran9a para que liderassem, respectivamente na 

Am6rica e na Europa, um esforo conjunto em prol do equilibrio e da paz. 

Em realidade, o governo frances procurava ter urna certa ascendencia sobre os 

paises da Am6rica Latina,216 e se perguntava porque no seguia o Brasil os rumos do 

Chile, que vinha realizando uma politica de independencia dos Estados Unidos, 

recorrendo a ajuda francesa. A resposta do Brasil era dupla: em primeiro lugar o Chile 

n豆o executa politica independente nenhuma, visto que sua economia est atrelada aos 

Estados Unidos e que estes eram seus grandes investidores e, em segundo, o Brasil 

tinha uma politica de respeito mutuo com os EUA e nao de submissao.217 

Numa tentativa de barganha envolvendo principalmente quest6es sobre energia 

nuclear, o governo frances rompeu com a OTAN em julho de 1966, ordenando a 

retirada de suas foras, em fun9ao de desconfianas em relaao aos Estados Unidos, O 

quartel-general da OTAN foi transferido ento de Fontainebleau para Bruxelas 

Embora sobre esse contexto de rela6es bilaterais adverso, Juracy Magalhes 

assinou com a Frana no dia 16 de janeiro de 1967, um acordo de cooperaao franco- 

brasileiro em quest6es culturais, t6cnicas e educacionais. O convenio, que assinou pela 

215Di自rio de Notcias, 14/10/64, p. 01. "Presidentes reafirmam amizade Brasil-Frana" 
216 Nesta viagem pela Am'rica Latina, De Gaulle visitou Venezuela, Col6mbia, Equador, Peru, Chile, 
Argentina, Uruguai e Brasil. 
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Fran9a o chanceler Maurice Couve de Murville, encerrou a primeira reuniao da 

comiss言o mista franco-brasileira que havia ocorrido ap6s a "Guerra da lagosta" 

A aproximaao da PEI com os paises socialistas desagradava aos alemaes 

ocidentais (RFA). Assim, no final de abril de 1964, fontes diplomticas brasileiras 

afirmavam que a Alemanha Ocidental havia recebido bem a queda de Goulart, embora 

com menos entusiasmo que os Estados Unidos. A Alemanha Ocidental continuou a ser 

um dos principais parceiros econ6micos do Brasil no continente europeu. J em maio 

de 1964, o Presidente alemao Heinrich Luebke visitou o Brasil, garantindo que o 

Mercado Comum Europeu havia ampliado as exporta96es da Am6rica Latina para essa 

regiao. Em Agosto de 1964, o Brasil estabeleceu um acordo para o pagamento de suas 

dividas com a Alemanha, complementando as negocia96es do Clube de Haia. 

Em julho de 1965, anunciou-se a execu9ao do acordo alemao-brasileiro, 

mediante o qual seriam aplicados no Brasil recursos no total de 200 milhes de marcos 

Os primeiros contatos para a conclus豆o do acordo foram realizados em 1961. 0 acordo 

havia sido previamente assinado em novembro de 1963, mas estava congelado at 

ento.218A primeira parte veio em 15/07/65, quando foram assinados na sede do Banco 

de Reconstru9ao Alemao, em Frankfurt, quatro convenios de financiamento de projetos 

brasileiros, nos termos do protocolo firmado entre o Brasil e a Rep自blica Federal da 

Alemanha. Os emprstimos concedidos somavam 60 milhes de marcos, equivalentes a 

30 bilh6es de cruzeiros, destinando-se 7 bilh6es a compra de material produzido pela 

indstria brasileira.219 E interessante tamb6m lembrar que, nos discursos de abertura da 

Assembl6ia Geral da ONU, Vasco Leito mencionava que o principio da 

autodeterminaao dos povos deveria ser estendida a Alemanha Oriental 

2170 Estado de So Paulo, 04/09165, p. 01."0 Brasil segue rumos pr6prios" 
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Ja com a Espanha ocorreram entendimentos em dezembro de 1964, quando 

houve reuni6es do Grupo Misto Hispano-Brasileiro de Coopera 豆o Industrial, realizadas 

no Itamaraty de 25 a 27. 0 projeto era intensificar o intercmbio comercial do Brasil 

com a Espanha, exportando matrias-primas para manufaturas em troca de produtos 

quimicos, farmaceuticos e azeites espanh6is. Anunciou-se tamb6m a inten o de aplicar 

o projeto do 'Terceiro Mercado Europeu', do qual deveriam participar a Espanha, 

Portugal e os paises da Am6rica Latina. 

O Presidente italiano Giuseppe Saragat visitou o Brasil do dia 10 ao dia 13 de 

setembro de 1965. Na ocasiao, Castelo Branco saudou o presidente italiano e afirmou 

que as rela6es entre a Amdrica Latina e Europa estavam atravessando uma fase 

particulannente rica em possibilidades e que era necess自rio uma aproxima9ao mais 

intensa entre os dois continentes, nos campos da politica, do com6rcio e da cultura 

Segundo Castelo Branco, essa aproxima9o seria fator de extrema importancia para o 

atendimento das aspira6es do desenvolvimento econmico e social dos povos latino- 

americanos e para a prpria preserva9ao da paz mundial. Na ocasiao da visita, Saragat 

salientou a necessidade de se intensificar as rela96es econ6micas.22O Juracy Magalh乞es 

retribuiu a visita em setembro de 1966, encontrando-se com o Presidente Giuseppe 

Saragat, o primeiro-ministro Aldo Moro e o chanceler Almintori Fanfani, ocasio em 

que estudou propostas para incrementar o com6rcio com a Europa. Nesta mesma 

viagem a Europa, o chanceler brasileiro esteve em Portugal e depois retomou a Italia 

(08/09/66), visitando o Vaticano. A visita n豆o tinha carter oficial, mas era nitida a 

tentativa de superar a crise gerada pelas criticas do Bispo D. Helder Camara ao regime 

militar brasileiro. Juracy Magalhes foi recebido pelo Papa Paulo VI, que depois 

2180 Estado de S5o Paulo, 10/07/65, p. 14."A ajuda alem乞  comecar自  a funcionar" 
219Dirio de Noticias, 16/07/65, p. 03."Brasil receber 30 bilhes da Alemanha" 
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publicou uma nota oficial, manifestando simpatia pelo pais. O recado do Papa veio 

mais tarde, no dia 29 de setembro, quando recebeu a 19 embaixadores brasileiros de 

diversos paises da Europa Ocidental que estavam reunidos em Roma para discutir as 

rela6es do Brasil com o continente, o Mercado Comum e a zona europdia de livre 

com6rcio, e foram recebidos em audincia especial. Na ocasio, o Papa afirmou que 

estava a par dos graves problemas sociais que afetam o Brasil 

Juracy Magalhaes esteve em setembro de 1966 em Lisboa e se encontrou com 

Salazar. O chanceler brasileiro procurava manter uma relativa cautela quanto a questo 

da descoloniza9ao, mas Portugal pressionava. O governo portugues sustentava que o 

Brasil deveria ter interesse em outorgar a Portugal pelo menos apoio moral em sua luta 

contra os rebeldes, por estes receberem apoio dos comunistas. Na ocasio, o Ministro 

das rela6es exteriores de Portugal, Franco Nogueira, qualificou o Atlntico como uma 

esp6cie de lago que separa duas zonas de cultura semelhante, Portugal e Brasil 

Continuando na linha do discurso geopolitico, afirmou que "Nossos interesses comuns 

sdo espirituais, materiais e inclusive de defesa"22' 

Mesmo procurando manter discri9ao quanto ao problema da descoloniza9ao das 

col6nias portuguesas na A frica, Juracy Magalhes acabou assumindo compromissos no 

campo politico. No dia 7 de setembro de 1966, o chanceler brasileiro disse que o Brasil 

iria apoiar a politica africana de Portugal na ONU, declarando que "estamos 

interessados no desenvolvimento de uma cultura ocidental e democrtica na A frica (...) 

e esta6 a maneira em que os Portugueses vem agindo ali h quatro s6culos".222 No 

芸？Estad9 de Sao肥無具/09165・旦 o1."c讐do recebe Sa三agat no D.F" しorreio GO YOVO・ U II'JJノ00, p・ '3l ・ーbrasii e ?ortugal assinarao hoje seu pnmeiro acordo importante em 
duzentos anos" 
222Correio do Povo, 09/09/66, p. 03."Brasil e Portugal firmam trs importantes acordos" 
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prometeu o voto do Brasil a favor de Portugal nos debates da ONU, afirmando que no 

existia tratado militar entre Portugal e o Brasil 

No campo econ6mico, onde as rela6es comerciais entre ambos estavam 

estagnadas desde a Segunda Guerra Mundial, procurou-se eliminar obstculos para dar 

maior agilidade comercial. Um acordo cultural previa o intercambio de mais livros e 

exposi96es. Portugal e Brasil assinaram trs importantes acordos, no dia 08 de setembro 

de 1966, formando um amplo acordo, O acordo estipulava uma reuniao mista semestral 

destinada a estudar o estabelecimento de uma zona de livre com6rcio, bem como a 

extin9ao de barreiras alfandegrias a forma9ao de empresas de capital misto, 

especialmente na mineraao e interc含mbio de t6cnicos. 

Em fevereiro de 1967, uma flotilha brasileira efetuou uma visita de uma semana 

a Luanda. A visita dos navios de Guerra brasileiros assinalava um primeiro ato concreto 

- embora tmido - de apoio brasileiro a Portugal na luta para contra os movimentos de 

liberta9ao.223 

Em rela 乞o a outros paises, cabe mencionar a ocorrncia de contatos 

espordicos. Em setembro de 1965, o Ministro dos Negcios Estrangeiros do 

Luxemburgo, Pierr Werner, e o Ministro das Rela96es Exteriores do Brasil, Vasco 

Leito da Cunha, assinaram, por iniciativa do Luxemburgo, uma conven 豆o sobre 

seguro social. Pelo Brasil, assinou igualmente o senhor Arnaldo Lopes Sussekind, 

Ministro de Estado do Trabalho e Previdncia Social. Tratava-se do primeiro texto 

internacional que assinava o Brasil especificamente sobre o assunto. 

223Correio do Povo, 14/02/67, p. 02 
"Concluida a visita de vasos de guerra do Brasil . Angola" 
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4.2- Mundo afro-asi豆tico: o recuo estratgico 

O Mundo afro-asitico emergiu no contexto descolonizatrio p6s-Segunda 

Guerra Mundial como um espa9o alternativo de rela96es internacionais. Na esteira da 

Conferncia de Bandung e da formaao do movimento dos pases No-Alinhados, esta 

vasta regi豆o crescia em importncia econ6mica e politica. Os governos brasileiros - 

sobretudo na 6 poca da PET - procuraram intensificar as rela6es com esses paises com 

dois objetivos bsicos. O primeiro era barganhar politicamente uma inser o 

internacional do Brasil mais aut6noma, em rela o s grandes potncias. O segundo era 

aumentar as possibilidades de desenvolver industrialmente o Brasil a partir da 

ampliaao do mercado externo - intensificando o intercambio comercial. Em boa 

medida, essa estratdgia levada a cabo pelos governos Janio Quadros e Joao Goulart 

permaneceu minimizada com a ascensao de Castelo Branco ao poder em 1964. Embora 

a politica de amplia9ao de mercados tenha continuado, sua fora diluiu-se no 

ocidentalismo em geral, e no apoio ao colonialismo portugus, para o caso da A frica 

Na realidade, politicamente ocorreu um recuo estratgico - em fun9ao das novas 

alian9as internas e externas - para evitar comprometimentos, que acabou refletindo 

tamb6m economicamente. 

As rela96es do Brasil com o continente africano passaram por diversas fases no 

Brasil p6s-1930. Da pouca importncia conferida a A frica no perodo de 1930 at o 

final da Segunda Guerra Mundial, ocorre uma mudan9a de enfoque, quando o Brasil sai 

da Segunda Guerra determinado a se desenvolver industrialmente e aumentar seu poder 

regional. Crescentemente, no perodo de 1946 at6 1961, temas relativos a A frica 

ocupam espa9o na agenda internacional do Brasil. Nesta 6 poca, os sucessivos governos 
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brasileiros preocupavam-se com a possibilidade do protecionismo colonial europeu 

prejudicar as exporta6es brasileiras para a A frica. 

Mas d somente no perodo 1961-1964, j自  no a mbito da PEI, que a dimenso 

africana da politica externa do Brasil ser realmente aprofundada. Nestad poca abriram- 

se vrias embaixadas nos paises rec6m-independentes e o estabelecimento de dialogos 

sobre com6rcio e desenvolvimento. Todavia, a aproximaao do Brasil com a A frica 

negra estava carregada de ambiguidades. Os compromissos assumidos com Portugal e 

Africa do Sul limitaram uma maior aproxima9豆o a A frica Negra. Na ONTJ, o Brasil no 

apoiou as propostas da Nigria e de Gana de impor san6es contra a A frica do Sul, em 

fun9ao da manuten9ao do regime de Apartheid Procurou a via da condenaao gen6rica 

do sistema sul-africano, acompanhando propostas de que a matria deveria ser discutida 

no Conselho de Seguran9a da ONTJ.224 

Com rela車o s col6nias portuguesas na A frica, o Brasil tamb6m mantinha uma 

politica ambigua. Embora apoiasse o anticolonialismo, o Brasil se absteve de votar, em 

1961 na ONU, a decisao de instituir medidas contra Portugal, repetindo o mesmo ato 

em 1962. Conforme o africanista Jos6 Fldvio Saraiva, "As indecis6es brasileiras 

espelhavam, na verdade, as prprias ambigidades da politica africana do Brasil. Eram, 

mais corretamente, duas politicas: uma abrangente de aproxima9ao diretaa A frica 

Negra e, outra, aquela cujas rela96es com a A frica ainda passava pela heran9a 

lusotropicalista e da Comunidade Luso-Brasileira"225 

224SARAIVA, Jos6 Fl'vio Sombra. Al frica e o Brasil: encontros e encruzilhadas. Ciencias & Letras. 
Nmeros 21 e 22, p. 115-172, 1998, p. 148 
mIdー ， ibid., p. 153 
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Pode-se afirmar que a politica africana do Brasil seguiu, a partir do governo 

Castelo Branco, com maior e nfase na segunda poltica, ou seja, a reafirma9乞o dos la9os 

com Portugal em detrimento das rela96es diretas com a A frica negra 

O pensamento geopolitico - ja trabalhado no segundo capitulo - tamb6m 

influenciou a percep9乞o Brasileira de que o aumento do poder do Brasil e a seguran9a 

no Atl合ntico Sul passava pela existncia de governos n豆o hostis ao regime militar 

brasileiro. Neste ponto, os paises rec6m-descolonizados da A frica eram considerados 

vulnerveis s influencias do comunismo - que poderiam produzir conflitos bdlicos na 

regiao. 

Josd Fl自vio Saraiva considera que, sob o governo Castelo Branco, houve um 

recuo nas rela6es do Brasil com o continente africano, embora tal recuo nao possa ser 

considerado como um abandono.226 De fato, o Brasil procurou manter boas rela96es 

com os paises africanos, recebendo inclusive o primeiro presidente da A frica 

independente Ldopold Senghor, do Senegal, entre os dias 19 e 25 de setembro de 1964. 

Consta que a visita ocorreu dentro de um clima de cordialidade. Em 23 de setembro de 

1964 foram firmados acordos comercial e cultural destinados ao fortalecimento das 

rela6es entre os dois pases prevendo ainda a constitui9ao de unia comisso mista para 

fortalecer o desenvolvimento e intercambio mutuo, O acordo comercial previa 

tratamento favorvel em matdria comercial e aduaneira. 

Em novembro de 1964, o Ministro das Rela96es Exteriores do Marrocos visitou 

o Brasil a convite do Itamaraty. Nos anos seguintes, seguiram-se a visita de diversos 

representantes africanos ao pais. Em 1965, o presidente do Alto Volta, Maurice 

Yameogo, esteve no Brasil. Em 1966, uma missao militar nigeriana e os ministros das 

2261d., ibid 
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Rela96es Exteriores e da Indhstria da A frica do Sul visitaram o Brasil. Em janeiro de 

1965, o Ministro da Agricultura da Uganda, Matias Nobi, e o Ministro da Indstria e 

Comdrcio, Daniel Faraco, expediram nota conjunta concordando em cooperar nas 

medidas que contribussem para proteger os pre9os do caf no mercado mundial e 

viessem promover a estabilizaao crescente do produto. Uganda e Brasil consideravam 

necessaria a redu きo das cotas globais fixadas para o ano do convenio 64165.227 

Em 1965, o Brasil mandou a primeira missao comercial brasileira a A frica 

Ocidental, visitando Senegal, Lib6ria, Gana, Nigdria, Camares e Costa do Marfim. Em 

setembro e outubro de 1966 teve lugar a segunda visita da missao comercial brasileiraa 

Africa, visitando A frica do Sul, Mo9ambique, Angola, Gana e Costa do Marfim 

Em rela9豆o a Africa do Sul, a import含ncia do com6rcio bilateral pesava nas 

rela6es politicas, ja que A frica do Sul representava sozinha quase noventa por cento do 

mercado africano para o Brasil. Assim, paradoxalmente, o Brasil evitava desgastar as 

rela6es com seu principal parceiro econ6mico -f evitando engrossar o coro das criticas 

ao regime do Apartheid e procurando, ao mesmo tempo, aumentar sua presena 

econ6mica sobre o conjunto da A frica negra. Ainda assim, em agosto de 1966 ocorreu 

em Brasilia um semindrio da ONU para estudar medidas de elimina9ao do Apartheid na 

politica de segregaao racial, estando presente no encontro vrios lideres africanos, 

durante o encontro, foi produzido um relat6rio para ser submetido ao Conselho de 

Seguran9a da 0NT1228 

Se do ponto de vista te6rico o continente asitico nem fazia parte dos circulos 

concentricos, na prtica o distanciamento foi quase completo. Excluindo epis6dios 

227Dj言rjo de Notlcias, 09/01/65
, 

p.ハ 

 03 ."Uganda e Brasil distribuem nota conjunta sobre caf"228.- - - - - - . - - 	 ..- - 	 . 	 . . . . 	 . 	 . 	 . 	 . . . . . . - し  orreIo uo rovo, uiIuwoo, p. Ut.ーー  contra o aparmeic: tncerrados os aebates do seminano da (JNU em 
Brasilia" 
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ligados a Guerra Fria e contatos eventuais, com esta regiao as rela6es chegaram muitas 

vezes a beirar o descaso. Na realidade, as rela6es do Brasil com essa regiao s6 tero 

maior densidade diplomtica a partir dos anos 1970. 

Em setembro de 1965, o Brasil no havia preenchido as vagas ha muito abertas 

em Nova Ddli e Karachi, respectivamente por morte e aposentadoria dos embaixadores 

naquelas duas capitais, deixando-as dirigidas por primeiros secret自rios. Tal demora era 

considerada uma descortesia em relaao a esses dois paises, alem de representar uma 

falta de aparelhamento necessrio para avaliar o conflito militar que ocorria entre i ndia 

e Paquisto naquele momento, jd que os representantes que la estavam nao tinham 

status hierrquico.229 

Entre as principais a96es em rela9ao a A sia, temos o reconhecimento de 

Singapura em 15/10/65 e a visita ao Brasil, no incio de maio de 1965, do X do Ir, 

Mohamed Reza Pahievi, e sua esposa, Imperatriz Farah Pahievi. Uma misso 

parlamentar brasileira visitou o Japo em junho de 1964. 

As rela96es com o Japao tamb6m no tiveram um significado propriamente 

regional, estando mais ligado s rela6es que o Brasil mantinha com os pases 

capitalistas.230 Desde os anos 1950 o Brasil vinha implementando uma politica de 

aproxima9豆o econ6mica com esse pais, na esteira de seu grande desenvolvimento 

econ6mico e da grande presen9a de imigrantes japoneses no Brasil. Em setembro de 

1966, Etsusaburo Shiina foi o primeiro chanceler japons a visitar o Brasil. Na ocasi乞o, 

negociou o aumento das exporta6es brasileiras e a retomada dos investimentos no 

Brasil. Juracy Magalhes retribuiu a visita em janeiro de 1967, assinando, em T6quio, 

229Djrjo de Noticias, 10/09/65, p. 04."Falha do Itamaraty" 
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um tratado de tributaao entre os dois paises. Na ocasiao, Juracy Magalhes lembrou os 

estreitos la9os entre os paises e as possibilidades de coopera9ao. Costa e Silva visitou o 

Japao de 13 a 19 da janeiro de 67 e Magalh乞es de 23 a 27 do mesmo mes. Ambas as 

visitas tiveram carter oficial. 

Ja com a China comunista o clima foi de provocaao e distanciamento. A 

discuss豆o bilateral foi intensa em tomo dos nove chineses do escritrio comercial 

presos no Brasil logo ap6s o Golpe militar, sob acusaao de subvers谷o. Em Abril de 

1964 o representante brasileiro da Cruz Vermelha Internacional, Sr. Eric Haegler, 

entregou a Vasco Leitao da Cunha uma carta de Mao Ts-Tung pedindo a libera 乞o dos 

chineses. Em resposta, o Itamaraty disse apenas estar examinando o problema e, apenas 

quatro dias depois divulgou nota dizendo que os nove chineses detidos no Rio estavam 

sendo acusados de crime contra a Seguran9a Nacional e iriam responder a inqurito 

Enquanto isso, os jornais oficiais chineses atacavam o governo brasileiro e o 

ameaavam.23' Nesse contexto, em setembro de 1964 o Congresso Nacional brasileiro 

rejeitava um acordo comercial com China. Ap6s a deciso do Conselho Permanente de 

Justi9a, de condenaao dos nove chineses a 10 anos de prisao no final de 1964, os 

Chineses foram julgados e expulsos do Brasil em abril de 1965, sendo considerados 

"pengosos e indesej自veis a segurana pblica."232 

Juracy Magalhaes, em 27 de janeiro de 1967, visitou a China Nacionalista e, 

al6m de propor cooperaao, condenou juntamente com a esta as atividades da China 

comunista como propagadora da subverso 

230VZENTIN1, Paulo. A poltica externa do Regime militar brasileiro. Porto Alegre: EDUFRGS, 1998, 
p.68. 
231Jornal do Brasil, 18/04/64, P. 01 ."China ameaa Brasil por causa de agentes presos" e Jornal do Brasil, 
22/04/64. 1o caderno. o.03."Itamaratv resnonde ao nedido da China" 
232Di自rio de Noticias, 05/02/65. p. 03"Chineses expulsos deixaro o Brasil dentro de 15 dias" 
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A resposta veio em 24 de fevereiro de 1967 com o oferecimento da Republica da 

China, de ampliar os programas de auxilio ao desenvolvimento agrcola aos "paises 

amigos", devendo destinar cerca de um milho de d6lares para a Am6rica Latina, 

cabendo ao Brasil metade ou mais desta importancia.233 

Apesar das boas rela6es com Formosa, o Brasil revelava seu pragmatismo, 

quando foi um dos seis paises que props que a Assembl6ia Geral nomeasse uma 

comissao para estudar a questo do ingresso da China comunista na ONU e recomendar 

uma solu9ao. Em novembro de 1966, B6lgica, Bolivia, Brasil, Chile, Itlia e Trinidad- 

Tobago submeteram uma resolu9ao, elaborada pela delega9ao italiana, com tais 

prop6sitos, afirmando que a comissao deveria recomendar uma solu 言o baseada na 

realidade politica da A sia. 234 

Em rela9ao a Guerra do Vietn, o Brasil pragmaticamente manteve uma posi9o 

de solidariedade com os EUA e com a Rephblica do Vietna, embora se recusasse a 

enviar tropas. Entretanto, apesar da negativa do governo brasileiro, permanece, durante 

todo o governo Castelo Branco, a expectativa de que este anunciasse a decisをo de 

enviar tropas ao Vietna.a Inclusive, em maro de 1965 o diplomata Nelson Tabajara de 

Oliveira foi exonerado da fun 言o de Embaixador do Brasil na Tailndia para a qual 

havia sido nomeado dois dias antes, por haver declarado que o Brasil poderia enviar 

tropas ao Vietname.235 A 丘  nica ajuda brasileira que ocorreu foi o envio de caf e 

medicamentos, em 1965. 

Registre-se que a h nica participa9o militar brasileira fora dos circulos 

concentricos foi quando o Brasil participou da Fora de Emergncia da ONU (UNEF) 

233
Correio do Povo, 25/02/67

, p. 
03 "Auxlio chins ao Brasil

"234,-, 	 "-,.. 

235とorreto' aoよ讐9・乙誉Iと聖'p・ Uと讐讐曳ro叩e reexame aa aemissao caしLima 
uiario ue INoticlas, li/WI Oつ, p. uI:]mbalxaaor cai pela boca' 
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na faixa de Gaza e na Pennsula do Sinai. A regiao foi mantida "livre de quaisquer 

s6rios incidentes", durante mais de um ano. At6 31 de Julho de 1964, era de quase cinco 

mil o nhmero de soldados da UNEF, que dispuseram de contingentes do Brasil, Canad, 

Dinamarca, i ndia, Noruega, Suecia e Iugosl自via.236 

4.3- Pases socialistas: com6rcio n豆o tem ideologia 

Sob o signo da Politica Externa Independente, havia ocorrido o restabelecimento 

das rela96es diplomticas com a IJRSS e o estabelecimento de rela96es diplomticas 

com vrios pases do Leste Europeu. As rela6es do Brasil com os paises socialistas 

foram mais intensas durante o perodo Janio Quadros do que o perodo Joao Goulart. 

Este foi obrigado a moderar essas rela6es, pois encontrava-se sob suspei9ao 

ideol6gica. 

Com o Golpe militar, abre-se a perspectiva de ocorrncia de afastamento a esse 

grupo de paises. Todavia, o discurso da Guerra Fria n豆o correspondeu a prtica. O 

Brasil no rompeu com os paises socialistas do Leste Europeu e a tJRSS, procurando, 

inclusive, aumentar o intercambio comercial. Conforme vimos no segundo capitulo, a 

amplia9ao do com6rcio para essa 自  rea era justificada como sendo puramente comercial 

e de que era necessario desvincular o com6rcio das posi96es ideol6gicas desses paises 

Vasco Leito afirma, em seu depoimento ao CPDOC, que as autoridades russas 

ficaram aliviadas quando souberam que seria ele o ministro do Exterior.237 Ja no inicio 

de seu mandato, Vasco Leito contornou um incidente, evitando que o Capit豆o do 

236 A b nica informa95o sobre esse contingente eu obtive atravds da noticia no Jornal Dirio de Noticias, 
18/10/64, p. 02. "Thant elogia forca da ONU incluindo os brasileiros" 
237 CUNHA, Vasco Leito. Diplomacia em alto mar. op., cit., p. 281. Conforme afirmava no segundo 
capitulo Vasco Leitao era respeitado nos pases em que trabalhou como embaixador 
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Porto de Santos arrombasse o cofre de um petroleiro russo, cujo comandante tinha a 

ordem de afundar o navio e no entregar a chave 

Em Setembro de 1964, a Comissao de Rela6es Exteriores da Camara dos 

Deputados havia informado que os pases socialistas deviam ao Brasil cerca de 40 

milh6es de dlares. Ocorreu ento um debate sobre a vantagem ou nao de comerciar 

com os socialistas, e acabou vencendo a tese de que o Brasil poderia ter urna balan9a 

comercial favorvel e equilibrada, levando-se em conta as vantagens da potencialidade 

do mercado dos socialistas 

Em agosto de 1965, Assis Chateubriand, junto com a comitiva da Sociedade de 

Estudos Hist6ricos Dom Pedro II, visitou a Uniao Sovitica, para tratar de assuntos 

culturais, antecedendo a visita de Roberto Campos, j自  tratada no segundo capitulo. 238 

Os contatos comerciais aumentaram. O Brasil esperava vender navios e 

ferramentas de precisao para a Uniao Sovidtica, conforme anunciava a embaixada 

brasileira ao comentar conversa6es comerciais entre os dois paises. Esses itens 

figuravam numa lista de produtos brasileiros entregues 良  delega9ao Sovi6tica durante 

reuni6es da Comisso Mista Brasil-IJRSS, criada pelo convenio de comdrcio e 

pagamentos de 1963.239 

No dia 1/11/66, 0 diretor da junta deliberativa de Trigo da SUNAB, Josd Silva 

Leao, que chefiou a missao brasileira ao Leste Europeu, declarou, regressando ao Rio, 

que j haviam sido iniciadas conversa96es com os governos da Bulgria e Hungria, para 

238Di'rio de Noticias, 06/08/65, p. 03."Dilogo Brasil-URSS tem a cultura e o com6rcio acima das 

無層as" 、一  ，一．ーー A―  一  
uiario ce iNOtiCias, 10/1 210'. p. ui ]iraszl oterece navios a Rユssia" 
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compra, atravs da Cisbrasem, de cerca de 200 mii toneladas de trigo para o consumo 

no pais.240 

Com a Pol6nia, o Brasil assinou um convnio comercial, em novembro de 1966, 

depois de conversa6es realizadas em Vars6via pelo embaixador Meira Pena, diretor 

geral da chancelaria brasileira. Conforme o protocolo, a Pol6nia aumentaria sua venda 

de maquin自rios e instala96es ao Brasil, enquanto isso importaria caf, min6rios de ferro 

e mat6rias-primas para a ind自stria textil. Somente em 1965, o intercmbio comercial 

entre os dois paises somou aos 12 milh6es d6lares.24' 

Em Janeiro de 1967, o protocolo foi ratificado, assinado pelo Ministro da 

Indstria e Comercio, Paulo Egdio, e pelo Ministro de Comdrcio Exterior polons, 

Witold Ocanpiski. Com  o tratado, o Brasil passou a ser o segundo fornecedor da 

Pol6nia, no mundo ocidental, depois dos EUA. O interc合mbio comercial entre os paises 

vinha aumentando nos丘  ltimos anos, sendo que, na poca, jh atingia o valor de trocas de 

18 milh6es de dlares por ano. Os protocolos anteriores entre Brasil e Pol6nia muitas 

vezes no haviam sido integralmente cumpridos.242 

Em Janeiro de 1967, Paulo Egdio, Ministro de Industria e Com6rcio do Brasil, 

assinou um convenio de dez milhes de dlares para a aquisi9ao de assessoria e 

equipamentos sovi6ticos destinados a industria petroquimica brasileira. Na ocasio, 

afirmou que o governo Brasileiro pretendia fazer acordos maiores com os soviticos.243 

240Correio do Povo, 02/11/66, p. 01 ."Brasil comprar自  Trigo na 'Cortina de Ferro' 
241Correio do Povo, 08/11/66, p. 02."Conv6nio comercial assinado entre Brasil e Pol6nia" 
242Correio do Povo, 26/O 1/67, p. 01 "Protocolo comercial Brasil - Pol6nia" 
243Correio do Povo, 22/O 1/67, P. 01. "Brasil assina coma Rssia convnio para compra de fbrica 
petroquimica" 
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4.4- A seguranca e o desenvolvimento no espaco multilateral 

Convem agora tratar sobre a atuaao do Brasil no espao multilateral ー  

compreendendo aqui os fruns em que participam v自rios paises, para solu96es 

negociadas de questes comuns. Mesmo com a clara op9豆o pelas rela6es bilarerais 

durante o governo Castelo Branco, nao se descurou a participa9o em fruns 

multilaterais. A OEA e a ONTJ foram certamente dois espaos de importante atua o 

brasileira. Ainda sobre a orienta9ao bilateral da politica externa conv6m lembrar como 

Vasco Leitao considerava o multilateralismo: afirmava que o que se fazia na ONU era 

"(...)uma logomaquia, uma disputa por palavras. Mas d melhor que existam, a OEA e a 

ONTJ, para servirem de lugar para os paises dizerem desaforos uns aos outros e no 

fazerem nada"244 

Nos fruns multilaterais, adotou-se uma postura mais discreta, esvaziando-se o 

conte丘do terceiro-mundista dos discursos e das prticas do governo, vigente sob a PET 

Sob um enfoque mais t6cnico que politico, e a partir de uma postura mais 

individualista, o governo brasileiro buscou uma melhoria das condi96es do com6rcio 

mundial.245 A analise do conte自do dos trs discursos proferidos nas Sess6es Ordinhrias 

da Assembleia Geral da ONU no perodo Castelo Branco revelam a t6nica da atuaao 

do Brasil nos fruns multilaterais.246 

244...,、，,,' ,, ー (.UNliA, vasco Leitao. Diplomacia em alto-mar. On. cit.. n. 293. 
245VIZENTINT, Paulo. A P0厩ca Externa do Regime廠lular brasileiro. On. cit.. o. 69 

ieste estudo nao at)ordiarel em extensao nem em protndidade a atua9ao do Brasil nos fruns 
multilaterais. Esta op9ao se deve a dois motivos: em primeiro lugar, uma anlise mais profunda exigira 
uma grande amplia 豆o das fontes, o que nこo d possivel dada as dimens6es de uma disserta車o de 
mestrado. Em segundo, mesmo tendo o Brasil participado de vrias agencias especializadas da ONU e 
participado ativamente de fruns multilaterais, efetivamente as decis6es mais importantes eram tomadas no 
ambito bilateral. 
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Em seu discurso de abertura da XTIX Assembl6ia Geral, em 3 de dezembro de 

1964, Vasco Leito declararou como superados alguns principios assumidos 

anteriormente - notadamente da PET - e que a nova orienta9ao privilegiaria a adesao do 

Brasil ao bloco ocidental. Depois de citar trechos do discurso de Castelo Branco de 31 

de julho de 1964, reafirmou a prioridade dos circulos concentricos: 

A defini9ao 6 clara: os laos que nos unem 良  s rep自blicas irms da 
Amdrica sao nossa primeira linha de solidariedade internacional. Temos 
com essas republicas elos profundos de geografia, de histria, tradi96es, 
de aspira96es, e tudo faremos para nos unir cada vez mais ao nosso 
continente. Em segundo lugar nao podemos negar as raizes ocidentais de 
nossa cultura e de nossas institui96es (..). No podemos tampouco deixar 
de sentir-nos ligados a tantos outros povos, na A frica, que tanto 
contribuiu para a formaao do povo brasileiro, como na A sia, cujas 
"Aハロいoい。A。。 Aム A』，一h”ー、1，にーーー‘ーーズー ‘一ー一1一二一  一一一一一一一一 ”2A1 necessivaues de desenvolvimento sao tambm as nossas."~ 

Em seguida, Vasco Leito procede a uma avaliaao do sistema econ6mico 

internacional, lembrando que o desequilibrio entre as na6es pobres e as na96es ricas s6 

poder ser solucionado - ou atenuado - com a decidida participaao destas h ltimas no 

cumprimento de acordos internacionais. Lembra tamb6m a quest言o da deteriora 乞o dos 

termos de troca em desfavor dos paises exportadores de mat6ria-prima. 

O tema da descolonizaao tamb6m foi tratado no discurso. Invocando a 

legalidade da descolonizaao a partir do capitulo XI da Carta das Na96es Unidas, 

lembrou que a descoloniza9ao s6 deveria ocorrer pelos meios pacificos. Ou sej a, 

independncia outorgada, jamais conquistada. Nesse mesmo discurso, Vasco aproveita 

para alfinetar o campo socialista, afirmando que o principio da autodetermina o 

deveria ser aplicado tamb6m a Alemanha Oriental. A questo da reforma da Carta da 

ONTJ tamb6m foi outro tema tratado. 

247A PALAVRA DO BRASIL NAS NAc6ES UN[DAS. 1946-1995. Funda o Alexandre de Gusmo 
Braslia: FUNAG, 1995. p. 187 
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O discurso proferido na XX Sessao da Assembleia, no dia 23 de setembro de 

1965, n乞o diverge em essencia daquele no ano anterior, embora alguns temas novos 

tenham sido introduzidos, O Ministro esbo9ou reservas quanto ao Tratado de Proscri9o 

de Armas Nucleares na Am6rica Latina. A tese da desnucleanzaao, uma iniciativa 

brasileira, porm mal vista pelos militares, acabou sendo levada a cabo pelo Mxico 

Em seu discurso, queixa-se das atitudes das potencias nucleares na reuniao de Genebra 

e afirma que o Tratado de Desnucleariza9ao da Am6rica Latina era um tema muito 

delicado, pois o Brasil n言o poderia abrir mo de tecnologias que pudessem significar 

mais desenvolvimento: 

"Tanto a delimitaao geogrfica da a rea sujeita ao futuro estatuto, como 
a obten9ao de garantias formais de respeito ao mesmo por parte das 
potncias nucleares representam, na opiniao do meu Governo, requisitos 
essenciais a elabora9ao de um instrumento de desnucleariza9ao que, a 
um tempo, impe9a a proliferaao de armas nucleares e n豆o ofere9a 
nenhum risco presente ou futuro para a seguran9a e desenvolvimento 
cientifico e tecnol6gico dos pases signatrios do tratado".248 

A XXI reuniao da Assembldia Geral d aberta, em 22 de setembro de 1966, pelo 

discurso de Juracy Magalhes. O discurso no altera em essncia a t6nica dos 

proferidos por Vasco Leito, embora tenha algumas mudan9as de e nfase. O contehdod 

menos tcnico (no era diplomata de carreira) e possui mais e nfase em quest6es 

econ6micas. O discurso exalta a cria 乞o a Conferncia da ONU sobre Comdrcio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) e da Organizaao da ONU para o Desenvolvimento 

Industrial (UNIDO), lembrando que era necessdrio evitar confronta6es in6cuas entre 

paises desenvolvidos e sub-desenvolvidos. Afirmou que esperava que a formaao de 

associa96es econ6micas no operasse de forma protecionista, citando que a Amrica 

Latina estava preocupada com as dificuldades impostas ao comdrcio com a Europa 

Ocidental, que inclusive deu tratamento diferenciado a outras regi6es. 
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As resistencias ao tratado de no-proliferaao nuclear come9am a aumentar, 

embora sem atacar diretamente os EUA. Afirmou que a no-prolifera9乞o no viria de 

um veto dos paises nuclearizados, mas, pelo contrrio, da vontade dos pases no 

nucleares de renunciar a tecnologia: 

"Na ausencia de um sistema realmente confi自vel de segurana coletiva, 
tal renncia envolveria obviamente uma decis乞o singularmente 
importante e decisiva, uma vez que seria equivalente a renunciar ao meio 
mais poderoso de garantir a seguran9a nacional contra uma possivel 
agressao, contando para sempre com a benevolncia e boa-f de terceiros 
para este to importante objetivo que 6 a prote9きo da vida de uma na9o. 
Isto seria realmente pedir demais ou esperar demais de qualquer pas, a 
menos que consegussemos uma estrutura de garantias legais e materiais 
totalmente digna de confiana, trazendo a marca da mais total 
infalibilidade alcan9avel pelo esforo humano"249 

Em 18 de novembro de 1966, o Brasil obteve pela quinta vez uma vaga no 

Conselho de Segurana das Na6es Unidas, tendo conseguido 114 dentre os 119 votos 

lanados.25o O trabalho no Conselho de Segurana ficou para o governo Costa e Silva. 

Desde 1946 o Brasil integrava a Comiss谷o de Energia At6mica, criada pela I 

Assembldia Geral da ONU. Em 1954, a Assembleia Geral decidiu criar a Agncia 

Internacional de Energia At6mica, sendo inclusive o Brasil encarregado de elaborar em 

1956 o projeto de Estatuto da Agencia. Da assinatura do Estatuto passou-se para a 

Comissao Preparat6ria da Agncia Internacional de Energia At6mica, integrada por 18 

pases e com conferncias realizadas em Viena. 

Conforme Clodoaldo Bueno, a posi9ao de que a tecnologia nuclear criava um 

distanciamento das duas superpotencias dos outros paises e de que abrir mao dessa 

tecnologia significava abrir mao da pesquisa nacional, da soberania e do 

desenvolvimento, orientava a atua9乞o do Brasil nos fruns internacionais. Dai advinha a 

2481d., ibid., p.200 
2491d., ibid., p. 209 
2500 Estado de S乞o Paulo, 19/11/66, P. 07." Juracy exalta pleito da ONU" 
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resistncia do Brasil em aceitar a proposta americano-sovitica do Tratado de N乞o- 

Proliferaao de Armas Nucleares, embora o Brasil defendesse o desarmamento.25' 

O Brasil participou das duas sess6es realizadas em 1964 em Genebra, no a mbito 

do Comite das Dezoito Na6es sobre o Desarmamento. O Governo Castelo Branco no 

alterou de maneira substancial a politica mantida pela PET nesse assunto, apenas 

trocando o embaixador Josu6 de Castro pelo embaixador Corra do Lago. Na segunda 

sessao, iniciada em 9 de junho de 1964, Corra do Lago inclusive reiterou a proposta de 

cria9豆o de um Fundo de Reconversao Industrial e Desenvolvimento - com o objetivo de 

canalizar os recursos despendidos com armas para o desenvolvimento - defendida pelos 

ide6logos da PET.252 Entre 1964 e 1966 o Brasil manteve a mesma posi9ao - de 

suspensao dos testes subterrneos, a utiliza9言o de tecnologia nuclear para fins pacificos 

e a prioridade do desenvolvimento. Em Genebra, o representante brasileiro, 

Embaixador Ant6nio Corra do Lago, foi nomeado Presidente da Confer6ncia do 

Desarmamento, apoiando a idia britanica que previa a criaao de organismos tcnicos 

encarregados de examinar os detalhes que poderiam surgir durante uma discussao geral 

e ressaltou a importncia de um sistema de controle do desarmamento. 

Em outubro de 1964, o Brasil, juntamente com oito na6es no-comprometidas 

(Brasil, Birmania, Eti6pia, i ndia, Mxico, Nig6ria, Sudcia e Repbblica A rabe Unida), 

apresentou a Conferncia de Desarmamento um memorando conjunto em que pediam 

as potencias nucleares que tomassem "medidas imediatas" para a assinatura de um 

acordo proibitivo de todos os testes at6micos. O delegado norte-americano na 

Conferncia, Willian C. Foster, disse que os EUA estariam preparados para negociar 

251BUENO, Clodoaldo. A poltica multilateral Brasilteira. In: CERVO, Amado.(org.) O desafio 

internacionaL..Op. cit., p. 92. 
252i, ;iid l、 113 
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imediatamente um tratado que determinasse a proibi9きo total dos testes nucleares.253 

Em Julho de 1966, o embaixador brasileiro Azeredo da Silveira pedia a elimina9乞o das 

provas subterrneas, como forma de diminuir a prolifera9ao nuclear. Em mar9o de 

1966, embaixador brasileiro Correia do Lago, exortou as grandes potencias a conterem 

a corrida armamentista e a usar o dinheiro assim poupado na ajuda dos paises 

subdesenvolvidos e elogiou uma proposta sueca para que as potencias nucleares 

congelassem a produ9豆o de materiais para a fabrica9ao de armas. 

Discutindo a desnucleariza 乞o da Am6rica Latina, o embaixador Jos6 Sette 

Camara participou da reuniao de desnucleariza9o, na Cidade do Mxico, em novembro 

de 1964. 0 Brasil procurou contornar a pressa do Mxico em preparar um anteprojeto, e 

apoiou a cria o de uma Comissao Preparat6ria para a Desnucleariza9ao da Am6rica 

Latina (COPREDAL). A primeira reuni乞o desta comiss豆o ocorreu em maro de 1965 

seguidas de outras tres: agosto de 1965, abril de 1966 e fevereiro de 1967. Em abril de 

1966 o Brasil apresentou as suas teses, que provocaram resistncias do Mxico e apoio 

da Argentina, Venezuela, Costa Rica, Nicargua, Panam自, Bolivia, Col6mbia e Peru. 

Nesta conferncia, a proposta mexicana sobre a desnucleariza9o da Am6rica Latina ー  

que deveria ser assinado um tratado com ou sem a participa9ao de todos os paises 

continentais e sem qualquer garantia das potncias nucleares - foi rejeitada pelo 

delegado brasileiro Josd Sette C含mara e tambdm pela Argentina. O Brasil ainda 

apresentou um anteprojeto de tratado que exigia a participaao de todos os paises do 

Hemisfrio (principalmente Cuba), alem de garantias de no interven9ao no continente 

253Dj訂io de Noticias, 10/10/64. "Brasil entre pases que reclamam proscri95o de todos os testes nucleares" 
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por parte das potencias nucleares, no que foi logo apoiado pela Col6mbia.254 As 

primeiras teses do anteprojeto brasileiro foram aprovadas trs dias depois 

Em 18 de junho de 1965 foi assinado um acordo com Portugal para coopera o 

na utiliza 言o da energia nuclear com fins pacificos, ratificado em maro de 1967. Um 

acordo de coopera o nuclear tamb6m foi assinado com Israel. Em 14 de mar9o de 

1967, diante das press6es internacionais, em Viena, o Brasil concordou em colocar trs 

reatores at6micos sob o controle da Agncia Internacional de Energia At6mica, para 

que os mesmos nao fossem utilizados para fins b6licos. Tal acordo foi assinado por L.S. 

Bitencourt, em nome do Brasil, que afirmou que "o acordo mostra a firme vontade do 

Brasil de participar do programa de no-proliferaao de armas nucleares"255 

Na realidade, tentava-se preparar o terreno, sem entrar em choque com os EUA, 

para negociar a mudan9a dos termos do Tratado de No-prolifera 豆o Nuclear (TNP) 

Essa politica continuou com Costa e Silva, apesar deste ter mudado a e nfase nos 

discursos, quando assinou, no M6xico, em maio de 1967, o Tratado de Tiatelolco - que 

prescrevia o uso de armas nucleares na Am6rica Latina. Em contrapartida, recusou-se, 

bombasticamente, a assinar o TNP. 

A Primeira Conferncia das Na6es Unidas para o Desenvolvimento 

(UNCTAD) ocorreu de 23 de maro a 16 de junho de 1964. Nesta reuniきo, o Brasil 

exerceu papel de lideran9a, criticando a ret6rica das declara96es de boas inten96es dos 

paises desenvolvidos. Da articula o dos paises latino-americanos com os africanos e 

asiticos, surgiu, em Genebra, o Grupo dos 77. Os paises latino-americanos, na Carta de 

Alta Gracia (Argentina 24/02 a 7/03/1964), delimitaram seus pontos de interesse. Em 

dezembro de 1964, os 19 paises signatrios da Carta de Alta Gracia assinaram a 

254Correio do Povo, 27/04/66, p. 0l "Brasil exige garantias para desnucleariza 乞o" 

149 



Declaraao de Lima, institucionalizando a CECLA (Comiss豆o Especial Coordenadora 

Latino-americana) com objetivo de coordenar interesses na a rea econ6mica.256 

A politica do Brasil em rela9ao a conferncia nao foi alterada em fun9ao do 

novo regime. No dia 10 de abril de 1964, o chefe da delega9ao brasileira, Embaixador 

Dias Carneiro, declarou que "precisamos de uma nova organiza 乞o capaz de promover 

o i mpeto centra! para a aceleraao do desenvolvimento econ6mico dos paises em 

desenvolvimento, atravs de um novo conceito de divisao do trabalho e de 

diversifica9ao e industrializa9ao das 自  reas perifricas."257 

Em 1964 tamb6m iniciou-se a Sexta Rodada de Negocia96es Comerciais do 

GATT, em Genebra, sofrendo influncias das discuss6es da UNCTAD. Assim, os pases 

em desenvolvimento tiveram suas demandas discutidas, criando-se inclusive o Comite 

de Com6rcio e Desenvolvimento, que teve a primeira reuniao em maro de 1965 

Conforme Clodoaldo Bueno, as reivindica96es brasileiras no terreno do GATT 

permaneceram as mesmas durante todo o regime militar e mesmo depois dele.258 O 

Ministro Juracy Magalh乞es informava em 1966 que a politica comercial brasileira 

procuraria multilateralmente uma reestrutura9含o do com6rcio internacional com o 

objetivo de buscar a expansao das exporta96es brasileiras. Novamente, o interesse 

comercial brasileiro, vinculado a uma estrat6gia de desenvolvimento, articulava-se com 

a experiencia diplomtica anterior e posterior, formando um todo coerente e com um 

minimo de ruptura. 

255
Correio do Povo, 15/03/67

, p. 
03."O Brasil aceita controle de tr己s reatores"25&r,r ,-r'% in n, I . . 	. 	..- . 	 . .. 	 - - 	. - 

T 'U興U・ yりcioaiaoA興讐a multilateral Brasilteira・ In: CERVO, Amado e (org) O desafio 
Interna7-. 9onaと（四二些・ p. IU(J- WI. 
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258BTJENO, Clodoaldo. A politica multilateral Brasilteira. In: CERVO, Amado (org) O desafio 
InternacionaL.. p. 105 
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Em sintese, a atua9ao do Brasil no espa9o extra-hemisfrico ocorreu de forma 

mais distanciada. Do ponto de vista politico, o Brasil procurou ter uma atua9乞o mais 

discreta. Nos fruns multilaterais, a postura foi semelhante, como decorrencia tambdm 

da op9乞o do governo brasileiro pelas rela6es bilaterais, com o esvaziamento do 

discurso terceiro-mundista aplicado pela PEI. Em virtude dos vinculos histricos e 

econmicos, a Europa foi o espao extra-hemisfrico que ainda manteve um relativo 

destaque. Mas agora a prioridade eram as quest6es comerciais e relativas ao 

desenvolvimento. 
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CONCLUSOES 

Esta disserta9乞o tomou lugar a partir de dois imperativos: a carncia de um 

trabalho que cobrisse, de forma ampla e orgnica, a politica externa do governo Castelo 

Branco, e a necessidade de propor urna revisao crtica das interpreta96es correntes sobre 

a politica externa do regime militar, que costumaram demarcar o perodo colocando o 

governo Castelo Branco como um interregno. Na realidade, o que estava ocorrendo era 

a reprodu9ao acrtica do discurso - destinado ao consumo interno e externo - que os 

partidrios de Costa e Silva enunciaram quando da subida deste ao poder. Acredito que 

tomar um ou dois discursos de abertura de governo para estudar sua orientaao, embora 

esclarecedor, no 6 suficiente. E necessrio tamb6m analisar a pr6pria atua9ao do 

governo. As corre96es de rumo desses discursos no refletem apenas uma posi9o 

ideol6gica, mas tamb6m determina6es conjunturais e estruturais em que os 

protagonistas estao envolvidos. A mem6ria hist6rica produzida pelos crticos do 

governo Castelo Branco, refor9ada certamente pelos pr6prios atos do governo,6 que 

produziu e reproduziu a imagem de um governo subordinado aos EUA e anti- 

desenvolvimentista. 

Este trabalho guiou-se pelo objetivo de encontrar as orienta96es fundamentais 

da politica externa do governo Castelo Branco. Esse objetivo desdobrou-se em verificar 

qual o pacto interno que permitiu a formulaao e implantaao de tal politica e em 

estudar seus postulados bsicos, a partir do desdobramento do bin6mio seguran9a e 

desenvolvimento, analisando como esses conceitos se articularam e sustentaram a 

politica externa do governo em questo. Consistiu, tambem, em verificar as rupturas e 

continuidades em rela9ao ao acumulado hist6rico da diplomacia brasileira, 
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especialmente em rela9ao a Politica Externa Independente. Finalmente, procurava 

estudar como ocorreu a inter-relaao entre a poltica externa e o contexto internacional 

neste perodo. 

Para a realiza9o destes objetivos, desdobrou-se o bin6mio seguran9a e 

desenvolvimento no af de verificar como os dois elementos se articularam e 

articularam a politica externa. Procurou-se verificar se as hipteses formuladas na 

introdu 乞o poderiam ser sustentadas ante os dados pesquisados. De posse desses 

elementos, d possivel, agora, operacionalizar uma sintese do trabalho. 

Ap6s o Golpe de 1964, foi introduzido no Brasil um novo modelo de inserao 

internacional fundamentado nos novos condicionamentos internos e externos. 

Internamente, logrou-se a ruptura do modelo de desenvolvimento do tipo populista e o 

afastamento de sua base social. Externamente, embora o mundo bipolar come9asse a 

apresentar suas fissuras, a crescente militariza o da Am6rica Latina, impulsionada 

pelos Estados Unidos como forma de manter sua hegemonia, sob o discurso da Guerra 

Fria, proporcionou o apoio necess自rio ao regime militar e a uma nova inser9ao do pas 

no sistema internacional. 

O que ocorreu foi a constru9ao, pelo bloco de poder que se assenhorou do pais, 

de um novo quadro conceitual para explicar a orienta9ao da politica externa. Esse 

quadro conceitual orientava-se com um forte componente ideol6gico, sendo a Doutrina 

de Seguran9a Nacional seu substrato basico. Essa doutrina foi aplicada pelo regime que 

adveio ao Golpe pela Escola Superior de Guerra, a partir de subsidios te6ricos da 

National War College americana. Os fundamentos dessa doutrina consistiam na 

associa9ao entre seguran9a e desenvolvimento. Para alcan9ar o desenvolvimento, era 

condi9乞o necess自ria obter a seguran9a. A seguran9a estava calcada na luta contra o 

153 



Inimigo interno e externo, identificado com o comunismo, o no-alinhamento e a crtica 

aos valores ocidentais. Propugnavam que poltica externa tinha de ser interdependente, 

dada a interpenetra戸o do capital e das quest6es de seguran9a. Os militares brasileiros 

tamb6m reformularam o conceito de soberania. De agora em diante, a soberania n乞o se 

limitaria s fronteiras nacionais, mas sim a s fronteiras ideolgicas, que na prtica 

possibilitaria a interven9ao em paises da Am6rica Latina que se colocassem sob o 

perigo comunista. Com  a teoria das fronteiras ideol6gicas, os militares brasileiros 

ampliaram a sua estratgia de seguran9a, passando a abarcar, em ordem de prioridade, 

circulos concentricos. O primeiro circulo concentrico d do da Am6rica Latina, o 

segundo, o do continente americano e, o terceiro, o da a comunidade ocidental. Essa 

ordem de prioridades correspondeu, no plano concreto, 合  intensidade das rela6es do 

Brasil com os diversos espa9os internacionais. 

A dimens乞o de seguran9a calcada na Guerra Fria, como orienta9ao fundamental 

da politica externa, no teve a profundidade e a extensao que se apregoa. Embora as 

quest6es relativas a seguran9a tenham sido a mar6-montante do novo governo, 

desenvolvimento tamb6m constituia uma prioridade, ainda que sob novas bases. Assim, 

o bin6mio seguran9a e desenvolvimento articulava-se continuamente. Permanecia, no 

como um elemento residual, tampouco movimentando-se por in6rcia, um trabalho de 

continuar a buscar no exterior os recursos necess自rios para alcan9ar o desenvolvimento 

do Brasil, a partir da expanso dos mercados externos, da introduao de um moderno 

capitalismo no Brasil - de tipo liberal e associado - e da retomada dos investimentos 

para continuar o processo de industrializa 言o. O desenvolvimento constituiu outra 

vertente de atua9ao da politica externa, estando ligada primordialmente aos interesses 

das fra6es intemacionalizadas da burguesia associada aos capitais internacionais 
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oligopolizados. Nesta esfera, a politica externa foi orientada a buscar parcerias 

econmicas nos mais diversos paises e continentes, insubordinando-se s fronteiras 

ideol6gicas. 

Os condicionamentos internos influenciaram a politica externa e a pr6pria 

mem6ria dessa poltica. Apesar do ntido golpe a estrutura politica e econ6mica do 

populismo, a luta pelo poder no Brasil n乞o foi concluida em 1964. 0 Golpe marcou 

urna redefini9乞o dos atores - com a exclus乞o de diversos outros - que aglutinavam-se em 

torno de diversos interesses e projetos, entre os quais o carter do regime e as op96es 

de desenvolvimento. Castelo Branco passou, crescentemente, a recolher criticas a sua 

orienta9ao por diversos setores da sociedade brasileira, principalmente entre os grupos 

ligados ao que genericamente se denomina de burguesia nacional. A forma9ao de urn 

sentimento anti-castelista foi aproveitada pelo governo seguinte, de forma a articular 

uma nova hegemonia poltica. 

Quanto ao carter da politica externa de Castelo Branco, se comparada com o 

acumulado hist6rico, pode-se reconhecer trs principais movimentos. Em primeiro 

lugar, verifica-se a internaliza戸o da politica externa da Guerra Fria. O discurso da 

Guerra Fria procurava sujeitar principalmente os atores internos, com o objetivo de 

legitimar o Golpe militar. As doutrinas anti-comunistas e de contra-insurgncia 

buscaram a criaao de um clima de panico coletivo e permitiram mais facilmente aos 

militares - e o bloco de poder que representavam - tomarem o poder. 

A internaliza 乞o da Guerra fria provocou a elabora 乞o de um conjunto de 

conceitos e teorias de contra-insurgncia, que serviam, ao mesmo tempo, como 

justificativa 良  interven9ao militar direta na vida do Estado e a necessidade de 

interven9ao nos paises adjacentes, se estes se colocassem na 6 rbita de influencia do 
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comunismo. Dessa forma, ocorreu uma esp6cie de intemaliza9ao da politica externa, 

pois, parte do discurso promulgado como politica externa, servia, na realidade, como 

elemento de legitimidade interna 

Em segundo, ocorreu a continentalizaダdo da politica externa sob o discurso da 

Guerra Fria. A tese da seguran9a coletiva no continente pressupunha a lideran9a dos 

EUA e algumas sub-lideran9as que se encarregariam na manuten9ao da ordem, contra 

as investidas comunistas, e do desenvolvimento, articulado aos capitais internacionais 

Sob a perspectiva do estrangulamento econ6mico no final do governo Goulart, a 

administra9乞o Castelo Branco identificou que a retomada do desenvolvimento 

econ6mico somente se daria atrav6s de investimentos maci9os do exterior, dada a 

insuficiencia da poupan9a interna. No imediato p6s-Golpe, os EUA eram considerados 

a 自  nica fonte disponivel destes recursos em larga escala. Dessa forma, o alinhamento 

com este pais foi entendido como a contrapartida necess自ria, e o contexto da Guerra 

Fria permitia, ao mesmo tempo, alinhar-se com os EUA buscando a obten9ao de 

vantagens, e justificar internamente um regime de seguran9a nacional. Entretanto, o 

discurso e a prtica da seguran9a coletiva como uma necessidade da Guerra Fria s6 foi 

dirigida ao continente americano, onde tamb6m as rela96es foram mais densas. Ainda 

assim, a tese do alinhamento incondicional do Brasil aos Estados Unidos perde sua 

fora quando se verifica que, na prtica, houve v自rios momentos de desacordo. 

Em terceiro, ocorreu a continuidade da vertente desenvolvimentista. A politica 

externa do governo Castelo Branco, embora submetida aos ditames da estrat6gia de 

seguran9a nacional e do contexto da Guerra Fria, orientou a politica externa para 

retomar o desenvolvimento econmico do Brasil e iniciar uma nova etapa no regime de 

acumula9ao. Neste momento, as for9as internas de sustenta9ao do regime - uma alian9a 
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entre o Estado e a burguesia ligada ao capital estrangeiro - tinham como orienta9ao a 

crescente liberaliza9ao econ6mica e os ajustes estruturais na economia, com o objetivo 

de romper o modelo de desenvolvimento populista e suas for9as de sustenta9ao. O 

capital nacional ficaria em segundo plano. Tal condi9ao enfurecia a burguesia nacional 

ー  que nao era, em essncia, antigolpista - e seus setores associados, provocando 

instabilidades e oposi96es ao regime. 

No plano diplomtico-extrat6gico, o governo Castelo Branco concentrou sua 

atuaao externa no continente americano. Conforme a hierarquia de prioridades 

enunciada pelo governo, em circulos concentricos, o interesse primordial passou a ser a 

Am6rica Latina e os EUA. Tendo como pontos de referencia os Estados Unidos e a 

Am6rica Latina, procurou situar-se como elemento de mediaao, atrav6s de uma 

politica subimperialista, que daria ao Brasil o papel de pais-chave. Tal 

continentaliza戸o da politica externa provocou a diminui9乞o do interesse nas quest6es 

extra-continentais. Na esfera extra-hemisfnca, o Brasil procurou atuar de forma 

puramente comercial, assim como, nas esferas multilaterais, optou-se por manter uma 

atua 乞o mais discreta. 

Como o objetivo geral deste trabalho era verificar as orienta6es fundamentais, 

ocorreu a necessidade de se privilegiar determinadas questes em detrimento de outras 

Acredito, assim, que o tema nao foi esgotado, abrindo-se diversas possibilidades de 

pesquisas a partir de outros enfoques, como a an自lise do processo de tomada de 

decis6es e o papel das elites intelectuais orgnicas na formula9ao da politica 

internacional, bem como recortar e aprofundar temas especificos. O caminho esta 

aberto. 
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