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RESUMO 
 

O presente trabalho acad�mico partiu da problematiza��o de qual foi a 

representatividade das a��es internacionais do Ex�rcito Brasileiro em apoio � 

pol�tica externa brasileira voltada para a çfrica subsaariana, mais especificamente 

costa atl�ntica e pa�ses da CPLP. O horizonte temporal estabelecido foi entre os 

anos de 2003 e 2010. Na tentativa de respond�-la, primeiro recorreu-se a uma 

revis�o de aspectos te�ricos ligados � reflex�o sobre o poder e sua distribui��o na 

cena global contempor�nea. A discuss�o envolveu um debate entre as vis�es 

realista e liberal das Rela��es Internacionais, de forma a precisar quais destas 

vis�es de mundo mais se adequariam � ret�rica e ao comportamento brasileiros 

voltados para o recorte espacial proposto, em um mundo interdependente e 

multipolar. Avan�ando, a pesquisa contemplou os principais atores envolvidos no 

problema. Assim, com lentes qualitativas, buscou-se analisar o conte�do dos 

discursos presidenciais ligados ao tema, al�m das mensagens ao Congresso 

Nacional, a fim de esclarecer a motiva��o, a forma como a inser��o foi conduzida, 

bem como as �reas priorit�rias. Em seguida, discorreu-se sobre a Ag�ncia Brasileira 

de Coopera��o e seu papel na pol�tica de coopera��o sul-sul efetuada pelo Estado 

brasileiro. No Minist�rio da Defesa, a pesquisa abrangeu a consulta ao banco de 

dados do Departamento de A��es Internacionais, al�m de diversas fontes prim�rias, 

tais como acordos quadro no dom�nio da defesa, relat�rios e pareceres sobre o tema 

pesquisado. De forma complementar, as entrevistas realizadas com profissionais do 

Minist�rio da Defesa elucidou os meandros da coopera��o militar com pa�ses 

subsaarianos e a intera��o do �rg�o com o Ex�rcito Brasileiro. Com rela��o a este 

ator, obteve-se acesso a fontes documentais e humanas que forneceram os 

subs�dios necess�rios � comprova��o das hip�teses de estudo levantadas. A 

an�lise do conte�do dos acordos de coopera��o na �rea de defesa estudados e das 

diretrizes para as a��es na �rea internacional do Ex�rcito Brasileiro permitiu a 

elabora��o de par�metros de estudo consistentes, que, confrontados com os dados 

coletados no Comando do Ex�rcito, possibilitaram mapear o n�vel de relacionamento 

desta institui��o com seus cong�neres africanos ao sul do Saara.  

Palavras-chave: Pol�tica externa brasileira. çfrica subsaariana. A��es do Ex�rcito 

Brasileiro em apoio � pol�tica externa. Coopera��o t�cnica militar. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This academic work came from questioning of what was the representation of 

international actions undertaken by the Brazilian Army in support of Brazilian foreign 

policy towards sub-Saharan Africa, more specifically Atlantic coast and CPLP 

countries. The time frame was set between the years 2003 and 2010. Attempting to 

answer it, the first action was to review theoretical aspects related to the reflection on 

power and its distribution in the contemporary global scene. The discussion involved 

a debate between the realist and liberal visions of International Relations, in order to 

clarify which of these worldviews matches both the rhetoric and behavior of Brazilian 

state towards sub-Saharan Africa in an interdependent and multipolar world. Moving 

forward, the survey included the main actors involved in the problem. Thus, a content 

analysis was conducted, involving presidential speeches related to the subject in 

addition to messages to Congress to investigate the motivation, how the insertion 

was conducted as well as the priority areas. Then, came the analysis of the Brazilian 

Cooperation Agency and its role in South-South cooperation policy conducted by the 

Brazilian state. Within the Ministry of Defense, the research covered the consultation 

to the database of the Department of International Affairs as well as various primary 

sources such as defense agreements, reports and opinions on the topic researched. 

Complementarily, interviews with professionals from the Ministry of Defense has 

elucidated the intricacies of military cooperation with sub-Saharan countries and the 

interaction with the Brazilian Army. Concerning the latter actor, the author have 

obtained access to documentary and human sources who provided the required 

subsidies necessary to prove the hypotheses raised. The content analysis of the 

cooperation agreements on defense and the Brazilian Army's guidelines for actions in 

the international area, allowed to set some consistent parameters, which, compared 

with data collected at the Army Command, enabled to map the level of relationship 

between Brazilian Army and their African counterparts south of the Sahara. 

  

Keywords: Brazilian foreign policy. Sub-Saharan Africa. Brazilian Army's actions in 

support of Brazilian foreign policy. Military cooperation. 
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1 INTRODU�ÌO 

 

Brasil e çfrica possuem liga��es hist�ricas antigas, desde o ciclo das grandes 

navega��es, ainda no s�culo XV. Sobre este tema, o escritor e diplomata brasileiro 

Alberto da Costa e Silva expressou-se nos seguintes termos: Òo vasto mar que nos 

separa �, na verdade, um simples rio, um rio chamado Atl�nticoÓ (SILVA, 2006, p. 3). 

Al�m disso, em discurso proferido na C�pula çfrica-Am�rica do Sul (2006, p. 1), o 

ent�o Presidente Lula complementou: Òo Brasil tem com a çfrica la�os profundos, 

que definem nossa identidade. Somos a segunda maior na��o negra do mundoÓ. Por 

si s�, ambos os conceitos revelam n�o somente forte afinidade cultural, mas tamb�m 

a relev�ncia da aproxima��o com a çfrica devido � proximidade geogr�fica com este 

continente. 

As palavras acima sugerem la�os culturais e firme vontade pol�tica de 

aproxima��o com o continente africano, buscando ampliar a inser��o internacional 

brasileira dentro do quadro da coopera��o Sul-Sul. Analisando o hist�rico das 

rela��es Brasil-çfrica, verifica-se que a ret�rica oficial vem sendo acompanhada de 

a��es concretas, intensificadas a partir do in�cio do s�culo XXI. Hoje em dia 

contabilizam-se 31 embaixadas brasileiras no Òcontinente negroÓ. Os ramos do 

interc�mbio s�o vastos. Abrangem desde a coopera��o t�cnica nas �reas da sa�de, 

agricultura e empreendedorismo, passando pelas trocas comerciais, e indo at� a 

utiliza��o de mercados africanos como plataforma de internacionaliza��o de 

empresas brasileiras, al�m de coopera��es militares bilaterais.  

Outro aspecto a ser considerado s�o os f�runs multilaterais, como 

Organiza��o Mundial do Com�rcio (OMC), Organiza��o das Na��es Unidas para 

Alimenta��o e Agricultura (FAO), Assembleia Geral da Organiza��o das Na��es 

Unidas (ONU), dentre outros. Nestes, sobretudo naqueles em que h� isonomia no 

poder de voto dos diferentes membros, o apoio de mais de meia centena de pa�ses 

africanos torna-se um substancial capital pol�tico para pretens�es nacionais. Nesse 

contexto, cita-se a elei��o do diplomata brasileiro Roberto Azev�do para o cargo de 

diretor-geral da OMC. 

� com base no quadro descrito acima que esta tese se desenvolve. Cada um 

dos cap�tulos seguintes visa discutir as vari�veis envolvidas na resolu��o do 
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problema de pesquisa proposto, que � o de verificar a representatividade das a��es 

do Ex�rcito Brasileiro (EB) no contexto da PEB voltada para o espa�o subsaariano. 

Assim, o cap�tulo 3 ocupou-se das discuss�es te�ricas envolvendo o poder. O 

di�logo entre os autores permitiu a reflex�o sobre aspectos como sua defini��o, bem 

como as dimens�es que ele comporta. Avan�ando, procurou-se apresentar as 

vis�es distintas de cada uma das principais correntes de pensamento que refletem 

sobre a forma de aplica��o do poder: o realismo e o liberalismo.  

A distribui��o do poder em um mundo contempor�neo extremamente 

complexo, interdependente e multipolar tamb�m mereceu destaque. Penetrou-se 

nessa tem�tica atrav�s das lentes de Joseph Nye (1990, 2011) e sua formula��o 

te�rica do soft e smart power. Portanto, o emprego da dimens�o militar do poder 

para gerar poder brando foi alvo dessa discuss�o. 

Em um primeiro momento, o cap�tulo 4 procurou analisar o posicionamento do 

Estado brasileiro no cen�rio internacional � luz das discuss�es conduzidas na parte 

anterior. Portanto, discorreu-se a respeito da PEB voltada para a inser��o na çfrica 

subsaariana, enquanto entorno estrat�gico brasileiro.  

Seguiu-se breve hist�rico das rela��es entre o Brasil e o continente africano 

dentro do escopo proposto. A crescente densidade deste relacionamento, sobretudo 

a partir do in�cio deste s�culo, conduziu a pesquisa a perscrutar a ret�rica oficial 

sobre o tema. Logo, as perguntas motrizes foram: por que se inserir na çfrica 

subsaariana? Como deve ser esta inser��o? Neste espa�o, onde se inserir e de 

quem se aproximar? 

Tendo por base as respostas advindas dos questionamentos acima, adentrou-

se no universo dos demais atores envolvidos na resolu��o do problema central 

desta pesquisa. Dessa forma, a Ag�ncia Brasileira de Coopera��o (ABC) teve 

espa�o assegurado ainda no cap�tulo 4. O cap�tulo seguinte abordou os meandros 

da coopera��o t�cnica-militar no Minist�rio da Defesa (MD), privilegiando al�m das 

fontes prim�rias, as percep��es dos recursos humanos que comp�em esse �rg�o da 

burocracia estatal brasileira. 

Por fim, o cap�tulo 6 foi ao �mago da quest�o, trazendo dados objetivos e 

subjetivos relacionados �s a��es internacionais do EB direcionadas para a regi�o ao 

sul do Saara. Dessa forma, foi poss�vel chegar �s conclus�es que permitiram 
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apresentar uma solu��o para o problema, que teve como foco a representatividade 

do EB na tem�tica que envolve este trabalho acad�mico. 

O pr�ximo cap�tulo trar� aspectos metodol�gicos importantes relacionados � 

comunica��o dos resultados obtidos pela atual investiga��o. 
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2 REFERENCIAL METODOLîGICO 

 

O objetivo do presente cap�tulo � o de descrever os procedimentos 

metodol�gicos aplicados na resolu��o do problema que motivou todo o esfor�o de 

investiga��o.  

Assim, conv�m recordar que o tema do trabalho abrange o Brasil, sua 

proje��o e seus interesses, em um mundo cuja distribui��o de poder se configura 

como multipolar. Nesse contexto, emerge a problem�tica aqui estudada. 

Por ocasi�o da abertura da C�pula çfrica-Am�rica do Sul em Abuja, Nig�ria, o 

Presidente Lula (2006, p. 2), de forma categ�rica afirmou: 

 

Hoje, a çfrica � para o Brasil uma prioridade indiscut�vel. Desde o in�cio de 
meu governo, visitei 17 pa�ses africanos e recebi 15 l�deres da regi�o. 
Tomei a iniciativa de abrir ou reativar doze embaixadas brasileiras em 
capitais deste continente. 
 

Para Mour�o (2006), tal discurso representa mais do que o firme prop�sito de 

aproxima��o do Brasil com a çfrica. De fato, faz parte de um projeto de inser��o do 

Brasil no mundo. 

Tanto a Pol�tica Nacional de Defesa (PND), edi��o 2012, quanto a Estrat�gia 

de Defesa Nacional (END), do mesmo ano, apontam para o incremento das rela��es 

das For�as Armadas brasileiras com as de na��es amigas que pertencem ao 

entorno estrat�gico brasileiro, com destaque para os pa�ses da Comunidade de 

Pa�ses de L�ngua Portuguesa (CPLP) e da Zona de Paz e Coopera��o do Atl�ntico 

Sul (ZOPACAS). 

Dessa forma, desponta a pergunta que origina todo o esfor�o de pesquisa: 

qual foi a representatividade das a��es desenvolvidas pelo Ex�rcito Brasileiro 

na �rea internacional, no contexto da pol�tica externa brasileira voltada para os 

pa�ses da costa atl�ntica da çfrica subsaariana e pa�ses africanos da CPLP, no 

per�odo de 2003-2010?  

Na tentativa de responder ao questionamento realizado, seguiram-se duas 

hip�teses. 

A primeira delas considerou que as a��es desenvolvidas pelo EB na �rea 

internacional no per�odo compreendido entre 2003 a 2010 tiveram baixa 

representatividade no contexto da PEB voltada para os pa�ses africanos de l�ngua 
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portuguesa e da costa ocidental da çfrica subsaariana. Dito de outra forma, o EB 

poderia ter contribu�do mais com o esfor�o de inser��o no espa�o geogr�fico 

considerado. 

A segunda tratou as a��es do EB na �rea internacional como tendo 

representatividade adequada no contexto do adensamento de rela��es com o 

universo de pa�ses africanos abrangidos pela pesquisa. 

Para aferir a pertin�ncia de cada uma das hip�teses formuladas e chegar a 

novos conhecimentos, alguns passos foram dados. Ei-los. 

De in�cio, buscou-se uma discuss�o te�rica que desse conta da defini��o do 

complexo fen�meno do poder, bem como das vis�es acerca de sua aplica��o. Em 

seguida, abordou-se a distribui��o do poder no sistema internacional 

contempor�neo. Enveredando pelo ramo militar do poder, a discuss�o teve foco nas 

formas como este poderia ser empregado a fim de apoiar a pol�tica externa dos 

Estados. 

O pr�ximo passo foi a an�lise da PEB voltada para o espa�o subsaariano, 

discutindo-a no contexto do entorno estrat�gico brasileiro. A partir da� veio a an�lise 

dos diferentes atores significativos envolvidos nesse processo, quais sejam: o poder 

executivo federal por meio de sua ret�rica, o Minist�rio da Defesa e o Ex�rcito 

Brasileiro. 

Passemos agora a explicar com maiores detalhes a metodologia adotada. 

 

2.1 EPISTEMOLOGIA 

 

Por defini��o, epistemologia � a teoria que valida o conhecimento cient�fico 

produzido. Logo, a base epistemol�gica � de suma import�ncia para a relev�ncia do 

conhecimento produzido. 

Thomas Kuhn (1962), na obra A Estrutura das Revolu��es Cient�ficas, 

contesta o positivismo e o desenvolvimento cient�fico por acumula��o. Critica a 

leitura linear da ci�ncia que prop�e Òa data ou o momento exato de uma 

descobertaÓ. O autor vai mais al�m, e concebe o conceito de paradigma. De acordo 

com este constructo, cada disciplina cient�fica pode tra�ar seu pr�prio caminho, 

resolvendo os pr�prios problemas dentro de uma estrutura pr�-estabelecida por 

pressupostos metodol�gicos, jarg�es espec�ficos e experimentos comuns. N�o h� 
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um modelo �nico de paradigma de pesquisa nas ci�ncias humanas e sociais (KUHN, 

1962). 

No passado, e com tra�os marcantes ainda hoje, as ci�ncias militares eram 

muito impregnadas do modelo te�rico positivista. Dessa forma, tentava-se controlar 

as vari�veis de um determinado fen�meno, assumindo que havia entre elas rela��es 

lineares de causa e efeito. A abordagem quantitativa predominava. Entretanto, 

quest�es afetas �s ci�ncias militares, como assuntos de seguran�a e de 

relacionamento entre Estados, num ambiente com multiplicidade de atores e 

multipolar, sugerem maior complexidade. Logo, torna-se adequado tamb�m um 

olhar qualitativo sobre o objeto pesquisado. 

A proposta do presente trabalho foi a ado��o do paradigma p�s-positivista, 

como preconizado por Guba & Lincoln (1994). Tal escolha recaiu no fato de a 

pesquisa ter englobado meios e m�todos que se aproximam do positivismo, como 

manipula��o de vari�veis, hip�teses e mensura��o quantitativa de par�metros. 

Entretanto, utilizou-se tamb�m uma abordagem qualitativa, buscando o 

conhecimento "que est� nas pessoas" (Mc CRACKEN, 1988), ou seja, dados 

relevantes para a solu��o do problema proposto presente em entrevistas e 

question�rios. Nesse ponto, tornou-se dif�cil a total neutralidade do pesquisador, 

haja vista suas cren�as, valores e experi�ncias pessoais que, em certa medida, 

podem ter interferido em suas conclus�es e representam uma limita��o do m�todo 

adotado (Mc CRACKEN, 1988).  

 

2.2 MEIOS E M�TODOS 

 

A presente tese est� assentada em tr�s pilares fundamentais de pesquisa: 

¥ an�lise da aproxima��o com os pa�ses subsaarianos, no per�odo de 

2003-2010, na vis�o dos formuladores da PEB; 

¥ an�lise da aproxima��o com os pa�ses subsaarianos na perspectiva do 

Minist�rio da Defesa; e 

¥ an�lise das a��es do Ex�rcito Brasileiro em apoio � PEB voltada para o 

espa�o considerado na pesquisa. 

A condu��o da investiga��o de cada um dos pilares acima ser� explicada a 

seguir. 
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2.2.1 PEB voltada para a çfrica subsaariana 

 

Neste dom�nio, a abordagem da pesquisa contemplou aspectos qualitativos e 

quantitativos. A primeira iniciativa, al�m da pesquisa bibliogr�fica, foi buscar a 

comunicabilidade da pesquisa com o meio acad�mico. Assim, buscou-se o contato 

com n�cleos de pesquisa que se ocupam do assunto estudado. Dessa forma, foram 

realizadas entrevistas com os seguintes pesquisadores e suas respectivas 

institui��es: 

¥ Prof. Paulo Visentini, coordenador do centro de estudos africanos 

(CEBRAFRICA) do n�cleo de estudos de estrat�gia e rela��es internacionais 

(NERINT) da UFRGS. A entrevista durou cerca de 30 minutos, tendo durado outros 

40 minutos para sua transcri��o e tirada de conclus�es; 

¥ Prof». Beatriz Bissio, coordenadora do n�cleo interdisciplinar de estudos 

sobre çfrica, çsia e as Rela��es Sul-Sul (NIEAAS) do departamento de Ci�ncia 

Pol�tica da UFRJ. A entrevista durou cerca de 50 minutos e a transcri��o cerca de 70 

minutos; 

¥ Prof. Igor Castellano, especialista em conflitos armados na çfrica e 

professor do departamento de Rela��es Internacionais da UFSM. A entrevista durou 

cerca de 40 minutos. A transcri��o dos resultados, por volta de 60 minutos. 

¥ Profa. Sabrina Medeiros e Comandante Alves de Almeida, ambos do 

Centro de Estudos Estrat�gicos da Escola de Guerra Naval. As entrevistas n�o 

foram gravadas. 

O crit�rio de escolha recaiu na acessibilidade aos centros acad�micos, haja 

vista o autor ter morado no Rio de Janeiro e em Santa Maria - RS durante a 

realiza��o da pesquisa. 

No MRE, foi estabelecido contato com o Embaixador Paulo Barbosa Lima, 

que ocupa o cargo de Gerente de çfrica e çsia (Pa�ses Lus�fonos) da ABC. Por 

interm�dio deste, foi poss�vel ter acesso a dados referentes ao or�amento da 

ag�ncia para coopera��o, bem como analisar de forma qualitativa informa��es 

prestadas acerca do assunto estudado.  

Ainda com rela��o � ABC, foram analisadas as seguintes fontes prim�rias: os 

acordos de coopera��o t�cnica com pa�ses subsaarianos e o relat�rio da ABC sobre 

a coopera��o t�cnica brasileira para a çfrica, lan�ado em 2010. 



23 

 

 

Fez parte do estudo a discuss�o sobre a evolu��o do conceito de entorno 

estrat�gico brasileiro � luz das pol�ticas nacionais de defesa de 1996 e 2005. 

Outro ponto significativo no quesito em tela foi a an�lise da ret�rica 

governamental a respeito da inser��o na çfrica subsaariana. O objetivo foi o de 

aferir a dimens�o dos assuntos ligados � coopera��o militar na agenda de 

aproxima��o com os pa�ses africanos. Para tanto, a pesquisa estruturou-se da 

seguinte forma: 

1) an�lise dos dados referentes �s viagens oficiais do Chefe do Executivo 

Federal a na��es da çfrica subsaariana entre os anos de 2003 - 2010, bem como os 

Chefes de Estado e de Governo africanos recepcionados no Brasil no mesmo 

per�odo. Tais dados foram coletados pela internet no s�tio da Secretaria de 

Comunica��o Social da Presid�ncia da Rep�blica e tratados de forma quantitativa. 

2) An�lise dos discursos proferidos pelo Presidente da Rep�blica, entre os 

anos de 2003-2010, nas seguintes situa��es: 

- por ocasi�o de visitas internacionais � çfrica; 

- recep��o de Chefes de Estado e de Governo de pa�ses africanos no Brasil;  

- discurso proferido na Assembleia Geral da ONU. 

3) An�lise do cap�tulo referente � PEB na Mensagem ao Congresso Nacional 

emitida pelo Presidente da Rep�blica no horizonte temporal fixado para a pesquisa. 

Os documentos foram coletados, um a um, na p�gina eletr�nica da Biblioteca 

da Presid�ncia da Rep�blica e da Presid�ncia da Rep�blica, respectivamente1. Ao 

todo foram analisados 92 arquivos, perfazendo cerca de 600 p�ginas. 

A an�lise de conte�do pode ser definida como um processo sistem�tico, no 

qual se verificam os padr�es de agrega��o de palavras ou express�es. Estas s�o 

reduzidas a um n�mero menor de categorias significativas (KRIPPENDORFF, 1980).   

A base do m�todo reside na contagem do n�mero de ocorr�ncias de palavras 

e conceitos. Logo, o dado bruto � minuciosamente examinado de forma a ser 

transformado em unidades agregadas (categorias), que permitem a dedu��o de 

caracter�sticas relevantes (HOLSTI, 1969).  

Na presente pesquisa, assumiram-se duas premissas: 

_____________ 
1Discursos presidenciais, fonte: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/luiz-inacio-
Mensagens ao Congresso Nacional, fonte: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-
planalto/mensagem-ao-congresso, acessados em novembro 2013. 
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1) as categorias mais citadas s�o as mais relevantes para o autor do discurso 

e para as quais ele converge maior aten��o; e 

2) as aus�ncias tamb�m s�o significativas, pois mostram �reas de menor 

interesse. 

Apesar do potencial investigativo do m�todo, reconhece-se algumas 

limita��es. Para Holsti (1969) e Krippendorff (1980), as cr�ticas seriam relativas � 

dificuldade de se medir a intensidade do conte�do, seus diferentes significados, a 

ambiguidade de palavras e a subjetividade do analista. 

Para mitigar tais efeitos, o pesquisador leu toda a documenta��o, de forma a 

discernir o significado das palavras empregadas. Al�m disso, os dados provenientes 

desta an�lise foram posteriormente confrontados com evid�ncias coletadas em 

outras fontes prim�rias, question�rios e entrevistas. 

Ainda se faz necess�rio chamar a aten��o para o fato de que a ret�rica oficial 

pode sugerir, mas n�o representa a execu��o fiel da pol�tica por ela proposta 

(NEIVA & VILELA, 2011), carecendo de outras fontes para se chegar a conclus�es 

mais pr�ximas da realidade. 

A an�lise de conte�do gira em torno de um processo de categoriza��o. Para 

Bardin (1977, p. 147): "A categoriza��o � uma opera��o de classifica��o de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferencia��o e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o g�nero (analogia), com os crit�rios previamente 

definidos". Logo, depreende-se que as categorias s�o classes que re�nem um grupo 

de elementos, agrupados em fun��o de caracter�sticas comuns.  

Seguindo o processo estruturalista (BARDIN, 1977), procurou-se, ap�s uma 

primeira leitura, isolar os elementos pertinentes ao assunto estudado. Deste material 

bruto, partiu-se para a organiza��o das mensagens, com o prop�sito de produzir um 

sistema de categorias.  

Os crit�rios adotados foram o sem�ntico2 e o lexical3. Assim, analisou-se as 

palavras e express�es utilizadas, procurando grupamentos amplos de acordo com o 

significado atribu�do pelo emissor das mensagens.  

_____________ 
2Segundo Bardin (1977), o crit�rio sem�ntico � aquele em que todos os temas com mesmo 
significado ficam agrupados sob um t�tulo conceitual. 
3Segundo Bardin (1977), o crit�rio lexical consiste na classifica��o de palavras segundo o seu 
sentido, com emparelhamento dos sin�nimos e dos sentidos pr�ximos. 
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Ainda de forma a mitigar os efeitos que poderiam ser causados pela 

ambiguidade, optou-se pela n�o utiliza��o de recursos de inform�tica. Tal decis�o 

encontra amparo na metodologia preconizada por Bardin (2011): 

 

Pelo contr�rio, o uso do computador � in�til nos seguintes casos: a an�lise 
� explorat�ria e a t�cnica n�o � ainda definitiva, a an�lise � �nica e 
debru�a-se sobre documentos especializados e a unidade de codifica��o � 
grande (exemplo: discurso ou artigo) espacial ou temporal. (BARDIN, 2011, 
p. 175). 

  

A passagem acima se aplica ao presente trabalho, uma vez que as unidades 

de an�lise s�o discursos e mensagens presidenciais que atuam apenas como um 

dos pilares do esfor�o de pesquisa. Al�m disso, o pequeno n�mero de categorias e 

o tratamento mais qualitativo que quantitativo tamb�m corroboraram a op��o 

realizada. 

A fim de se obter "boas" categorias (BARDIN, 2011), procurou-se classificar 

as mensagens conforme sua homogeneidade, pertin�ncia, objetividade e exclus�o 

m�tua. Os resultados da pesquisa est�o contidos no cap�tulo 4, a partir do item 

4.4.2. 

 

2.2.2 Coopera��o t�cnica Brasil-çfrica na �rea da Defesa sob a perspectiva do    

        MD 

 

Aqui a abordagem tamb�m foi qualitativa e quantitativa. Inicialmente, 

procurou-se analisar os acordos de coopera��o t�cnica no dom�nio da Defesa 

existentes com rela��o aos pa�ses da çfrica subsaariana. Assim, foram analisados 

os acordos com os seguintes pa�ses: çfrica do Sul, Angola, Cabo Verde, Gana, 

Guin�-Bissau, Guin�-Equatorial, Mo�ambique, Nam�bia, Nig�ria, S�o Tom� e 

Pr�ncipe, Senegal, Z�mbia, al�m de dois protocolos firmados no �mbito da CPLP.  

Este pesquisador tamb�m obteve acesso ao banco de dados do 

Departamento de Assuntos Internacionais da Subchefia de Assuntos Estrat�gicos do 

MD. Logo, houve a possibilidade de consulta a correspond�ncias trocadas entre o 

�rg�o e o MRE. Al�m disso, p�de-se ter acesso aos acordos de coopera��o no 

dom�nio da defesa firmados com outros pa�ses, bem como o andamento de seus 

respectivos processos de ratifca��o e entrada em vigor. 
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Outras fontes prim�rias obtidas e relevantes para a pesquisa, conseguidas 

junto � Se��o de Adidos de Defesa do MD, foram os Decretos n¼ 79.900/77, que 

trata dos adidos militares, o Estudo T�cnico N¼ 001/2010, que faz uma avalia��o da 

situa��o das adit�ncias militares brasileiras, e o Decreto N¼ 8.125 de 21/10/2013, 

que aborda a cria��o de novas adit�ncias. 

Na Se��o de Rela��es Internacionais do MD, a fonte mais relevante foi o 

Parecer N¼ 24/SRI-3/SCAI/CAE/EMCFA-MD, que versa sobre a conveni�ncia do 

envio de tropas brasileiras para a Miss�o de Paz das Na��es Unidas no Sud�o do 

Sul. Embora o documento tenha sido elaborado fora do per�odo da pesquisa, 

decidiu-se consider�-lo, tanto pela pertin�ncia dos achados, quanto pela escassez 

de fontes prim�rias que tratam do tema no per�odo de 2003-2010. 

A investiga��o no MD deu-se, ainda, por interm�dio de uma s�rie de 

entrevistas com funcion�rios do �rg�o, conduzidas de acordo com a m�todo 

sugerido por Mc Cracken (1988). Logo, tais entrevistas foram realizadas nos postos 

de trabalho dos entrevistados, de forma menos formal, sobretudo pelo fato de n�o 

terem sido gravadas, gerando empatia favor�vel ao levantamento de dados. Tal 

ocorreu pelo fato deste pesquisador n�o ter obtido "permiss�o expressa" dos 

entrevistados para o registro das conversas. Na maioria das vezes, a resposta ao 

questionamento se dava com um discreto sil�ncio, o que, por motivos �ticos, foi 

interpretado como negativa para a grava��o. Entretanto, salvo outro ju�zo, isto n�o 

trouxe preju�zo para a produ��o cient�fica, uma vez que, t�o logo as conversas eram 

encerradas, teve-se o cuidado de tomar nota dos principais aspectos da fala dos 

entrevistados. O fichamento de cada atividade foi guardado no software gerenciador 

de banco de dados Evernote para an�lises posteriores. Ademais, o fato de n�o 

gravar as conversas deu mais liberdade aos entrevistados, proporcionando um 

ambiente prop�cio ao fluxo de informa��es relevantes e acesso a fontes prim�rias 

significativas ao esfor�o de pesquisa.  

As transcri��es dos dados coletados nas entrevistas foram submetidas aos 

procedimentos da an�lise de conte�do j� descritos anteriormente. Os resultados 

foram comunicados ao longo da an�lise no respectivo cap�tulo da tese. 

Assim, atendendo a um crit�rio de funcionalidade, foram entrevistados os 

servidores que ocupavam os seguintes cargos � �poca, mapeados como os de 

maior rela��o com os assuntos estudados nesta tese: 
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1 - Chefe da Se��o de Adidos de Defesa (militar do EB); 

2 - assessor respons�vel pelas miss�es de paz da Se��o de Rela��es 

Internacionais do Departamento de Assuntos Internacionais do MD, na fun��o desde 

2010; 

3 - assessor da Se��o de Rela��es Internacionais, na fun��o desde 1999 e 

trabalhando diretamente envolvido com os acordos de coopera��o no dom�nio da 

Defesa; 

4 - assessor da Se��o de Rela��es Internacionais, na fun��o desde 2002;  

5 - assessor da Subchefia de Intelig�ncia Estrat�gica do MD, na fun��o desde 

2005; 

6 - Subchefe de Assuntos Internacionais do MD (militar do EB); e 

7 - Chefe da Se��o de Coopera��o Internacional do MD (militar da FAB). 

Outras conversas foram realizadas, mas as acima nominadas foram as mais 

significativas. Atendendo a um crit�rio de satura��o, considerou-se suficiente as 

entrevistas realizadas, haja vista a semelhan�a das narrativas, e por elas, � medida 

que foram ocorrendo, trazerem cada vez menos dados novos.  

Os adidos militares brasileiros em pa�ses da çfrica subsaariana tamb�m 

foram alvo de um question�rio aberto, cujas quest�es tiveram como tema as 

possibilidades de coopera��o militar entre o Brasil e pa�ses subsaarianos, al�m da 

participa��o brasileira em miss�es de paz na çfrica. 

Foram enviados 5 question�rios, um para cada adido militar dos seguintes 

pa�ses: çfrica do Sul, Angola, Mo�ambique, Nam�bia e Nig�ria. Destes, retornaram 

os da çfrica do Sul, Angola e Nig�ria. 

Paralelamente, buscou-se o contato com os adidos militares de na��es 

africanas no Brasil. Os pa�ses contactados foram: çfrica do Sul, Angola, Nam�bia, 

Nig�ria e Senegal. Nenhum deles respondeu �s tentativas de comunica��o. Ainda 

assim, um question�rio semelhante ao aplicado nos adidos militares brasileiros foi 

enviado via Se��o de Liga��o de Adidos da 5» Subchefia do EME. Mais uma vez 

n�o houve resposta. Um terceiro contato, desta vez com o adido senegal�s, foi 

tentado, mais uma vez sem sucesso. Diante do exposto, optou-se por n�o abordar o 

ponto de vista das adit�ncias acima por absoluta falta de fontes. 

Outra investiga��o foi conduzida no campus da Urca - RJ da ESG a fim de se 

verificar quantos alunos de na��es amigas frequentaram o curso de altos estudos de 
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pol�tica e estrat�gia entre 2003 e 2010. Infelizmente n�o havia um relat�rio que 

fornecesse os dados solicitados. Dessa forma, este pesquisador teve acesso aos 

registros da Escola, particularmente os boletins de conclus�o de curso. Tais dados 

foram cruzados com as informa��es contidas nas placas de encerramento das 

atividades escolares, nas quais est�o gravados os nomes e os pa�ses dos alunos. 

 

2.2.3 Coopera��o t�cnica Brasil-çfrica na �rea da Defesa sob a perspectiva do       

        EB 

 

Nesta fase da pesquisa, a abordagem foi predominantemente quantitativa. 

Contudo, utilizou-se de procedimentos qualitativos de forma complementar.  

As primeiras fontes prim�rias consultadas foram as portarias n¼ 562 

(31/10/2001), n¼ 579 (13/07/2010) e n¼ 544 (02/07/2013), todas expedidas pelo 

Comandante do Ex�rcito. Tais documentos constituem-se na diretriz para as a��es 

do Ex�rcito Brasileiro na �rea internacional (DAEBAI). Al�m das diretrizes, 

consultou-se tamb�m os respectivos planos de a��o (PAEBAI). O motivo da sele��o 

para an�lise de um documento fora do per�odo abrangido pelo estudo foi o de que a 

sua leitura � importante para a compreens�o da evolu��o do pensamento 

institucional relativo ao assunto estudado. 

A an�lise tanto das diretrizes e planos de a��o mencionados acima quanto 

dos acordos de coopera��o no dom�nio da Defesa permitiu o estabelecimento de 

par�metros capazes de medir efetivamente a intensidade das rela��es entre o Brasil 

e as na��es da çfrica subsaariana no campo militar, mais especificamente as que 

envolvem o EB e seus contrapartes do outro lado do Atl�ntico. Tais par�metros 

encontram-se listados no cap�tulo 6, item 6.1.1. 

Uma vez fixados os par�metros de estudo, pesquisou-se junto �s 1» e 5» 

Subchefias do EME, em Bras�lia, os relat�rios capazes de fornecer os melhores 

dados para a an�lise. Assim, o pesquisador teve acesso �s seguintes fontes 

prim�rias: 

¥ plano de cursos e est�gios em na��es amigas (PCENA); 

¥ plano de cursos e est�gios de militares estrangeiros no EB (PCEMEEB); 

¥ plano de visitas e outras atividades em na��es amigas (PVANA); 

¥ plano de visitas de militares estrangeiros ao Brasil (PVMEB); 
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¥ ata das reuni�es bilaterais de Estado-Maior; 

¥ relat�rios dos exerc�cios militares combinados com pa�ses da CPLP 

(Opera��o Felino); e 

¥ relat�rios de atividades internacionais (RAI).  

De forma geral, procurou-se comunicar os achados por meio de quadros 

comparativos com outras regi�es do planeta. Para tanto, agrupou-se os resultados 

em EUA, Europa, Am�rica do Sul, çfrica subsaariana e outros (pa�ses africanos ao 

norte do Saara est�o inclu�dos na categoria ÒoutrosÓ). 

Em seguida, para cada plano listado acima, elaborou-se um quadro espec�fico 

relativo aos pa�ses subsaarianos, como pode ser verificado a partir do item 6.2. 

Na parte concernente aos cursos de militares estrangeiros no Brasil, coletou-

se dados tamb�m junto � Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e � Escola 

de Comando e Estado-Maior do Ex�rcito (ECEME). Na AMAN, teve-se acesso aos 

anu�rios estat�sticos do estabelecimento de ensino do per�odo estudado. Com 

respeito � ECEME, a pesquisa foi realizada na consulta ao banco de dados da 

Divis�o de Coordena��o Discente, reparti��o que acolhe os oficiais de na��es 

amigas que frequentam a escola. Para alcan�ar maior fidelidade nos resultados, o 

pesquisador retirou fotografia das placas comemorativas do encerramento do ano de 

instru��o. Tais objetos trazem os nomes e pa�ses de todos os oficiais estrangeiros 

componentes da turma do ano especificado. Dessa forma, em ambos os casos, os  

dados foram cruzados com os constantes em Bras�lia, de modo a se obter um 

produto final mais preciso. 

A pesquisa realizada na 5» Subchefia do EME revelou que n�o houve 

qualquer reuni�o bilateral de Estado-Maior com pa�ses africanos durante o per�odo 

abrangido pelo estudo. 

 Com rela��o � participa��o do EB em miss�es de paz da ONU no continente 

africano, teve-se acesso aos seguintes documentos: 

¥ of�cio n¼ 3182 - 5» Subchefia do EME, de 19 de maio de 2003, versando 

sobre a participa��o do EB na Miss�o das Na��es Unidas na Costa do Marfim; 

¥ of�cio n¼ 7488 - 5» Subchefia do EME, de 07 de novembro de 2003, 

pronunciando-se acerca do incremento da participa��o do EB em miss�es de paz; 

¥ mem�ria n¼ 14 - 5» Subchefia do EME, de 01 de mar�o de 2004, sobre a 

participa��o do EB em miss�es de paz na çfrica; 
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¥ estudo para envio de uma companhia de engenharia para a Miss�o das 

Na��es Unidas no Congo, de 01 de julho de 2005; 

¥ relat�rio do Adido Militar em Mo�ambique sobre o semin�rio acerca das 

for�as de pronta-resposta da Uni�o Africana, de 07 de novembro de 2007; 

¥ fax n¼ 917 de 26 de novembro de 2007 da Delega��o Permanente do 

Brasil na ONU ao Presidente da Rep�blica solicitando tropas para a Miss�o H�brida 

das Na��es Unidas e Uni�o Africana em Darfur (UNAMID); 

¥ of�cio n¼ 826 da 5» Subchefia do EME, de 06 de outubro de 2008, emitindo 

parecer relativo ao envio de um hospital de campanha n�vel 2 para a UNAMID; 

¥ of�cio n¼ 085 da 5» Subchefia do EME, de 18 de dezembro de 2008, sobre 

a participa��o do EB na Miss�o das Na��es Unidas no Congo; e 

¥ of�cio n¼ 4544 da 5» Subchefia do EME, de 25 de dezembro de 2009, no 

qual consta o parecer concernente ao envio de tropa do EB para a Miss�o das 

Na��es Unidas para a Rep�blica Centro-Africana. 

A investiga��o contemplou, ainda, os relat�rios da Opera��o Felino, exerc�cio 

militar combinado envolvendo os pa�ses da CPLP. Tais relat�rios encontram-se no 

Comando de Opera��es Terrestres em Bras�lia. Al�m destes, o pesquisador teve 

acesso aos "relat�rios de primeiras impress�es" da Opera��o Felino da Subchefia 

de Opera��es Conjuntas do MD, bem como ao "plano geral da Opera��o Felino 

2010", expedido pelo Estado-Maior General das For�as Armadas de Angola. 

Finalizando o repert�rio de fontes prim�rias, foram consultados os relat�rios 

de atividades internacionais (RAI) elaborados pela 5» Subchefia do EME. Tais 

documentos s�o uma esp�cie de compila��o de todas as atividades na �rea 

internacional realizadas pelo EB e as principais na��es amigas. Al�m de servir como 

refer�ncia para o cruzamento de dados, como por exemplo a confirma��o de que as 

atividades constantes dos planos foi realmente executada, eles se mostraram muito 

�teis por trazerem dados relevantes a respeito do relacionamento mantido entre o 

EB e os pa�ses com quem este mant�m rela��es de coopera��o militar.  

As entrevistas realizadas no Comando do Ex�rcito em Bras�lia tiveram papel 

significativo no esfor�o de investiga��o. Atrav�s delas p�de-se ir al�m do universo 

mais objetivo dos relat�rios, penetrando a subjetividade do tema. Como coloca 

McCracken (1988), no �mbito da pesquisa qualitativa, as entrevistas permitem 

extrair o conhecimento que est� nas pessoas, muitas vezes revelado atrav�s dos 
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filtros formados pelo conjunto de valores e idiossincrasias do entrevistado. Tal foi a 

abordagem empregada.  

Ë semelhan�a do que ocorreu no MD, as entrevistas tamb�m n�o foram 

gravadas, pelos mesmos motivos. Entretanto, houve um grande esfor�o do 

investigador para "decodificar" os dados coletados, procurando sistematiz�-los de 

forma que padr�es (ou categorias) pudessem emergir da massa de dados proferidos 

pelos entrevistados. Todas essas "decodifica��es" seguiram m�todo semelhante ao 

j� enunciado quando da realiza��o das entrevistas no MD, ou seja, realizadas 

imediatamente ap�s a entrevista e guardadas no gerenciador de banco de dados 

Evernote. Posteriormente, foram analisadas � luz da t�cnica da an�lise de conte�do. 

Os achados foram comunicados ao longo do texto do respectivo cap�tulo da tese. 

Al�m disso, as entrevistas se mostraram extremamente �teis para levantar 

dados relativos a assuntos que dispunham de escassas fontes prim�rias, como as 

consultas para a participa��o do EB em miss�es de paz em solo africano e 

coopera��o com pa�ses africanos nessa �rea.  

Dentro desse quadro e empregando o preconizado por McCracken (1988), 

mapeou-se as fun��es mais importantes que guardam rela��o estreita com o 

assunto estudado. Seguindo este crit�rio, os entrevistados foram: 

8 - O 5¼ Subchefe do EME. Trata-se de um oficial general, chefe da 

assessoria do EME na �rea internacional;  

9 - um Coronel assessor para assuntos internacionais da 5» Subchefia do 

EME. Este militar havia servido no MD na Se��o de Rela��es Internacionais; 

10 - Coronel assessor pessoal do 5¼ Subchefe do EME. Os tr�s militares 

acima foram os respons�veis diretos pelo texto da vers�o de 2013 da DAEBAI; 

11 - assessor da Se��o de Opera��es de Paz da 5» Subchefia do EME, na 

fun��o desde 2001; 

12 - Comandante do Centro Conjunto de Opera��es de Paz do Brasil 

(CCOPAB), oficial com experi�ncia na ONU, tendo trabalhado na organiza��o por 4 

anos; 

13 - assessora da Se��o de Opera��es de Paz do Comando de Opera��es 

Terrestres; 

14 - assessor respons�vel pelos pa�ses africanos da Se��o de Assuntos 

Internacionais da 5» Subchefia do EME. 
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15 - Assessora respons�vel pela confec��o dos relat�rios de atividades 

internacionais da 5» Subchefia do EME. 

16 - Chefe do Instituto Meira Mattos da ECEME. Este oficial havia acabado de 

regressar de um interc�mbio na escola hom�nima na Nig�ria. 

17 - Assessor militar da miss�o de coopera��o t�cnica-militar em Guin� 

Bissau. Este oficial pertenceu � equipe pioneira daquela miss�o. 

Do exposto, percebe-se que o crit�rio para realiza��o das entrevistas foi o 

funcional, ou seja, aqueles profissionais que pudessem agregar dados que iam al�m 

das fontes prim�rias pesquisadas, al�m de propiciar a abordagem do problema de 

pesquisa levantado por diversos �ngulos. 

 

2.3 ALCANCES E LIMITES 

 

Na perspectiva de Umberto Eco (2010, p.10): Òquanto mais se restringe o 

campo, melhor e com mais seguran�a se trabalha. Uma tese monogr�fica � 

prefer�vel a uma tese panor�micaÓ. De fato, foi o que se buscou no presente 

trabalho.  

Antes de tudo, � preciso salientar que n�o se trata de um estudo sobre a 

çfrica, mas da PEB voltada para este espa�o do planeta, especificamente a por��o 

abaixo do deserto do Saara. Portanto, as outras regi�es do globo n�o foram objeto 

de an�lise, nem mesmo as poss�veis intera��es ou efeitos da pol�tica dos ditos 

"grandes atores" no espa�o subsaariano. Portanto, o foco foi o comportamento do 

Brasil com rela��o a estes pa�ses e vice-versa.  

Penetrando ainda mais a complexidade africana, restringiu-se, ainda, o 

espectro investigativo. Assim, a amplitude das an�lises contidas na pesquisa limitou-

se aos pa�ses da costa ocidental e çfrica Austral, sendo tamb�m este o universo que 

abrange os pa�ses africanos de l�ngua portuguesa, integrantes da CPLP. 

Seguindo a linha de racioc�nio de Umberto Eco, arbitrou-se o horizonte 

temporal entre os anos de 2003 e 2010. Tal medida orientou o esfor�o de coleta de 

dados e fontes. De forma complementar e pontual, documentos fora desse per�odo 

foram consultados, sempre com o objetivo de melhor compreender o fen�meno 

estudado.  
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Com rela��o ao Estado nacional brasileiro e seus respectivos recursos de 

poder, apenas a dimens�o militar esteve na pauta. Ainda assim, apenas a aplica��o 

deste em apoio � pol�tica externa. Sob a �tica de Alsina J�nior (2009, p. 113): Òo 

poder militar, que se expressa por interm�dio da pol�tica de defesa, constitui um 

elemento imprescind�vel para a condu��o da pol�tica externa de um estado perif�rico 

como o BrasilÓ.  

Com o intuito de delimitar ainda mais a amplitude da pesquisa, considerou-se, 

no contexto da aplica��o do poder militar em prol da pol�tica externa, os seguintes 

atores:  

¥ No �mbito da Presid�ncia da Rep�blica, maior inst�ncia decisora relativa 

� PEB, o pr�prio Chefe do Poder Executivo nacional. Ainda assim, o foco 

concentrou-se apenas na sua ret�rica, al�m do quantitativo de viagens realizadas � 

çfrica subsaariana e de Chefes de Estado ou de Governo daquela regi�o recebidos 

por ele. Outrossim, na presta��o de contas sobre pol�tica externa ao Poder 

Legislativo, materializadas nas Mensagens ao Congresso Nacional. 

¥ Com rela��o ao Minist�rio das Rela��es Exteriores, a pesquisa ficou 

restrita � ABC, por se tratar do �rg�o de mais alto n�vel dentro da burocracia estatal 

brasileira que se ocupa com as quest�es de coopera��o internacional. 

¥ Dentro do MD, o Departamento de Assuntos Internacionais e suas 

respectivas se��es de coopera��o internacional, rela��es internacionais e de adidos 

de defesa, al�m da ESG (curso de altos estudos de pol�tica e estrat�gia apenas). 

¥ No �mbito das For�as Armadas, o Ex�rcito Brasileiro.  Dentro deste, a 5» 

Subchefia, diretamente envolvida com as a��es internacionais da institui��o. De 

forma residual, a 1» Subchefia (cursos e est�gios), o Comando de Opera��es 

Terrestres (Opera��o Felino) e Departamento de Ensino e Cultura (AMAN, ECEME 

e CCOPAB). 

Tal foi o alcance da pesquisa. Portanto, outros �rg�os, reparti��es ou 

institui��es como a Marinha do Brasil ou For�a A�rea Brasileira est�o fora dos 

limites pesquisados. 

O Livro Branco de Defesa Nacional (2012, p. 112) traz, al�m das miss�es 

constitucionais do EB, suas atribui��es subsidi�rias gerais previstas em legisla��o 

complementar, nas quais se destaca para efeito do trabalho em quest�o: apoiar a 
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pol�tica externa do pa�s e participar de opera��es internacionais de paz e ajuda 

humanit�ria.  

Quanto ao emprego, conforme o par�grafo anterior, o escopo limitou-se � 

situa��o de n�o-guerra, mais especificamente em apoio � pol�tica externa em tempo 

de paz ou crise, bem como nas a��es sob a �gide de organismos internacionais. 

Nestas, somente foram consideradas aquelas sob a �gide da ONU, conduzidas pelo 

Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Ainda com rela��o �s miss�es de 

paz, considerou-se a participa��o por interm�dio do envio de observadores militares, 

staff officers e contingentes de tropa.  

Ainda, conv�m destacar que o estudo das quest�es de seguran�a africanas, 

tais como conflitos, crises humanit�rias e assemelhados n�o fez parte deste trabalho 

acad�mico. 

Referente ao emprego em apoio � pol�tica externa, considerou-se as a��es, 

conceitos e t�cnicas pass�veis de serem aplicadas dentro da formula��o te�rica de 

Joseph Nye (2011), concernentes aos soft e smart power, o que, ali�s, ser� 

discutido no pr�ximo cap�tulo. 
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3 O GRANDE QUADRO: DISCUSSÌO TEîRICA SOBRE O PODER 

 

"Power is like the weather. Everyone depends on it and talks 
about it, but few understand it". (Joseph Nye) 

 

O que � o poder? De que elementos se constitui? Como pode ser 

mensurado? Quais s�o suas fontes? Como deve ser aplicado? Sua busca 

incessante � inerente � natureza humana? Est� a� a causa principal das guerras? 

Como se d� sua distribui��o entre as na��es? 

Estas s�o perguntas que sempre povoaram as mentes de fil�sofos e 

pensadores das Rela��es Internacionais (RI) ao longo da hist�ria. Longe de terem 

uma resposta definitiva, tais questionamentos serviram como pontos de partida para 

a constru��o do embasamento te�rico que norteia os estudos sobre o sistema 

mundial. Assim, emergiram as tradi��es realista e liberal nas reflex�es acerca da 

pol�tica internacional. 

Antes de discorrermos sobre as tradi��es propriamente ditas, com o intuito de 

fixar o arcabou�o te�rico que molda a presente tese, conv�m buscar algum 

referencial quanto � defini��o de poder, bem como refletir um pouco sobre sua 

ess�ncia. 

 

3.1 O PODER: DEFINI�ÌO E DIMENSÍES 

 

"O poder, como o amor, � mais facilmente sentido do que definido ou medido" 

(NYE, 2000, p. 70). Tal afirma��o sintetiza toda a complexidade do tema. De 

Tuc�dides, passando por Maquiavel e chegando aos pensadores contempor�neos, 

destacam-se algumas defini��es. Recordemos. 

Tuc�dides, Maquiavel e Hobbes, fruto das experi�ncias que tiveram em meio a 

conflitos sangrentos, percebiam o poder de forma agressiva. Parafraseando o �ltimo, 

"na luta de todos contra todos", quem o detivesse imporia sua vontade. 

John Locke, escrevendo meio s�culo mais tarde, j� em um per�odo mais 

est�vel, percebia o poder de forma mais branda. Admitia que, apesar do "estado de 

natureza", haveria espa�o para o estabelecimento de la�os e a formula��o de regras 

de conviv�ncia entre os indiv�duos. 
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J� no s�culo XX, Morgenthau (2003, p. 199) procurou entender a ess�ncia do 

poder: "pela palavra poder designamos a for�a de um homem sobre as mentes e as 

a��es de outros homens". Apoiando-se na percep��o de Marcel Proust, de que a 

vida das na��es tende a reproduzir em escala maior a vida de suas c�lulas 

componentes, o cientista pol�tico alem�o transcendeu a defini��o acima para o plano 

do relacionamento entre os Estados. Logo, poder seria a for�a de um Estado sobre a 

maneira de pensar e agir de outros. 

Aron (2002, p. 99) sintetizou o poder, em seu sentido mais geral, como "a 

capacidade de fazer, produzir ou destruir". Assim como Morgenthau, tomou por base 

da reflex�o a rela��o entre indiv�duos, projetando-a para o plano estatal, concluindo 

que o poder seria a capacidade que tem uma unidade pol�tica de impor sua vontade 

�s demais. 

Em abordagem semelhante, Karl Deutsch (1982, p.33) viu o poder da 

seguinte maneira: Òo poder, visto aqui de uma forma nua e crua, � a capacidade de 

prevalecer em caso de conflitos e de superar obst�culosÓ. 

Meira Mattos (2011) admitiu a exist�ncia de um poder-for�a e um poder de 

influir (de natureza psicol�gica), ambos interdependentes. ÒSem o poder-for�a n�o 

funciona o poder de influir, mas, sem este, esvazia-se o poder-for�aÓ (MATTOS, 

2011, p. 298). 

Ray Cline (1977), homem de Estado que era, tentou expressar o poder por 

meios quantitativos, em uma tentativa de assessorar os tomadores de decis�o de 

seu pa�s, os EUA, na implementa��o de estrat�gias que levassem � consecu��o 

dos objetivos daquela na��o. Sua f�rmula do poder percept�vel continha vari�veis 

como popula��o, territ�rio, economia, for�a militar, estrat�gia e vontade.  

Ap�s observar as transforma��es ocorridas no mundo a partir de meados da 

d�cada de 1970, Joseph Nye (2011) admite a dificuldade de sintetizar em poucas 

palavras conceito t�o complexo. Para tanto, utiliza como ponto de partida a defini��o 

de dicion�rio. Assim, escreve o autor: "power is the capacity to do things and in 

social situations to affect others to get the outcomes we want4."(NYE, 2011, p. 5)  

Da an�lise dos conceitos expressos acima, cabe breve reflex�o. H� consenso 

de que, em �ltima an�lise, poder est� relacionado � capacidade de influir. Tal 

_____________ 
4 "Poder � a capacidade de fazer coisas e em situa��es sociais influenciar outros de forma a obter os 
resultados que desejamos" (tradu��o livre do autor). 
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influ�ncia busca a realiza��o dos objetivos delineados pelos detentores do poder. 

Entretanto, observa-se clara diferen�a de postura quanto � abordagem na aplica��o 

do poder. Se, por um lado, utiliza-se o poder como capacidade de influ�ncia pela 

imposi��o; por outro, visualiza-se a utiliza��o deste mesmo poder por interm�dio da 

capacidade de influenciar pela atra��o e persuas�o.  

Retornando �s reflex�es de Nye (2004, p.1): "power is like the weather. 

Everyone depends on it and talks about it, but few understand it5". De fato, entender 

as fontes do poder e suas condi��es de aplica��o n�o � tarefa f�cil.  

No passado, o poder era confundido com seus recursos mais palp�veis, tais 

como popula��o, recursos naturais, extens�o territorial, produ��o econ�mica, 

capacidade cient�fico-tecnol�gica, quantidade de homens em armas. Mas o mundo 

tem apresentado mudan�as significativas nas �ltimas quatro d�cadas. A tecnologia 

tem alterado o cen�rio global, promovendo ampla difus�o do poder (NYE, 2002). 

Como dizia Francis Bacon: "informa��o � poder". E essa informa��o tem sido cada 

vez mais acess�vel a todos: na��es e indiv�duos, potencializando a complexidade 

das cadeias de relacionamentos, promovendo o fen�meno da interdepend�ncia 

(KEOHANE & NYE, 1977). Tal quadro relativiza o poder. N�o necessariamente o 

detentor de maior poder militar utilizaria a for�a para resolver uma disputa. E o 

fazendo, n�o h� a priori certeza da vit�ria. Logo, deduz-se que, no s�culo XXI, as 

fontes cl�ssicas de poder devem ser analisadas � luz dos relacionamentos entre os 

atores. Colocando de outra forma, "power always depends on the context in which 

the relationship exists6" (NYE, 2002, p. 2). 

Assim, surgem novas dimens�es para o poder, sobretudo no campo do 

intang�vel. A pr�pria interdepend�ncia entre os atores desponta como importante 

fonte de poder (NYE, 1977). Elementos como cultura, valores, institui��es e pol�tica 

externa percebida como leg�tima influem na equa��o que determina a aplica��o do 

poder pelos Estados. Al�m disso, em meio � prolifera��o exponencial da 

informa��o, a coes�o pol�tica e a capacidade organizacional para resposta r�pida e 

flex�vel se constituem em valiosos recursos de poder. Da� emergem os conceitos 

_____________ 
5"Poder � como o tempo. Todos dependem dele, falam sobre ele, mas poucos o entendem" (tradu��o 
livre do autor). 
6"Poder sempre depende do contexto no qual o relacionamento existe" (tradu��o livre do autor). 



38 

 

 

formulados por Nye (1990) de hard e soft power7. Aquele, relacionado � coer��o, � 

tangibilidade; este, � persuas�o, � intangibilidade.   

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos Estados � a convers�o dos 

seus recursos de poder em capacidade real de alterar comportamentos em prol da 

consecu��o de seus objetivos (NYE, 2002). Ou seja, como fazer com que outros 

queiram o que voc� tamb�m quer? O melhor caminho passa pela amea�a nos 

campos econ�mico e militar? Somente o poder brando � suficiente para que um ator 

"estabele�a a agenda", ou seja, determine o que ser� discutido e influencie no 

resultado?  

Na perspectiva de Joseph Nye, � preciso transcender a mera maximiza��o do 

poder e busca por hegemonia. Ainda, apoiar-se apenas nas dimens�es mais 

brandas do poder tamb�m n�o � suficiente. H� que se achar formas de combinar os 

recursos de poder, do hard ao soft, de forma a formular estrat�gias que permitam 

atingir os objetivos. No contexto atual, de difus�o do poder, urge a aplica��o do 

smart power, cujo conceito est� na sinergia entre diplomacia, defesa, 

desenvolvimento e quaisquer ferramentas oriundas das concep��es de poder duro 

ou brando (NYE, 2011). 

Ap�s esta breve abordagem relativa aos aspectos inerentes � ess�ncia do 

poder, tais como sua defini��o e dimens�es, outra quest�o se coloca: como aplicar o 

poder? Avancemos para uma reflex�o acerca das vis�es que a pergunta suscita. 

 

3.2 O PODER E SUA APLICA�ÌO: O DEBATE ENTRE AS VISÍES REALISTA E     

      LIBERAL DAS RI 

 

Ao longo do tempo, tanto os conceitos no campo das RI quanto as 

percep��es de seguran�a foram se modificando. Visando a objetividade, conv�m 

adotar como marco temporal inicial para esta discuss�o os acordos de Paz de 

Westf�lia de 1648, que puseram fim � Guerra dos Trinta Anos. Nestes tratados, 

reconhece-se o ponto de partida para duas escolas tradicionais do pensamento em 

RI, embora cada uma delas os interprete � sua maneira. Para os idealistas, ali surgiu 

uma esp�cie de ordem internacional. Para os realistas, foi a g�nese de um sistema 

_____________ 
7O conceito de soft power (ou poder brando em tradu��o livre) foi introduzido pelo autor na obra 
Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, cap�tulo 2. 
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de equil�brio de poder (MAGNOLI, 2004). O foco principal desta se��o � o de 

elucidar estas duas correntes distintas da teoria das Rela��es Internacionais, com 

destaque para como cada uma delas interpreta a pol�tica internacional e a aplica��o 

do poder.  

 

3.2.1 O Realismo: de Tuc�dides a Mearsheimer 

 

O Realismo tem sido a vis�o de mundo predominante no estudo das RI 

(MESSARI, 2005; NOGUEIRA, 2005; NYE, 2002). Em linhas gerais, a escola realista 

apresenta 3 grandes momentos. O primeiro deles pode ser definido como realismo 

cl�ssico, abrangendo pensadores como Tuc�dides, Hobbes e Maquiavel. O segundo 

floresceu logo ap�s o t�rmino da Segunda Grande Guerra, com destaque para 

nomes como os de Carr, Morgenthau e Kissinger. O momento mais recente � o do 

neorrealismo, cujos expoentes s�o Kenneth Waltz e John Mearsheimer. Entretanto, 

antes de avan�ar na perspectiva realista da teoria das Rela��es Internacionais, uma 

palavra sobre a natureza humana, haja vista ser esta um elemento central deste 

paradigma. 

Para Tuc�dides, a natureza humana � motivada pela honra, pelo medo e pelo 

ego�smo. O desejo de domina��o � inerente a esta natureza. Hobbes (2004) 

complementa afirmando ser o estado natural o de uma Òguerra de todos contra 

todosÓ onde o mais forte prevalece �s expensas do mais fraco. Nesse contexto, 

emerge uma verdadeira anarquia, fonte de toda a sorte de instabilidades. Apenas a 

figura m�tica do Leviat�, encarnada no Estado e seu monop�lio da viol�ncia, seria 

capaz de trazer a estabilidade e tornar a vida em sociedade poss�vel. Extrapolando 

para o plano interestatal, prossegue o fil�sofo ingl�s, os soberanos, em uma atitude 

de gladiadores, Òcom as armas assestadasÓ, voltam seus reinos uns contra os 

outros, sendo a atitude de guerra a mais comum nas RI. Em linha de racioc�nio 

semelhante, Maquiavel (2002) sustenta que a for�a � condi��o prec�pua para a 

imposi��o da vontade dos Estados no plano externo. 

Assim, na vis�o realista, sistematizada por Morgenthau (2003), o poder � 

sedutor e somente pode ser limitado pelo pr�prio poder. A sedu��o vem da ess�ncia 

da natureza humana, sendo o conflito uma constante nos relacionamentos humanos 

e entre Estados. Logo, a garantia da paz est� no equil�brio na distribui��o do poder. 
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Segundo Morgenthau (1948), Òpara tornar o mundo um lugar melhor, � 

preciso trabalhar com as for�as da natureza humana, n�o contra elasÓ, al�m disso, 

boas inten��es n�o t�m rela��o direta com bons resultados. O objetivo dos Estados 

n�o � o de atingir o bem absoluto, mas o menor mal, e isto s� � poss�vel atrav�s do 

desenvolvimento de um poder igual ou superior ao de seus pares no plano 

internacional.  

Prosseguindo no racioc�nio, o autor define os elementos do poder nacional 

como sendo a geografia, recursos naturais, capacidade industrial, popula��o, grau 

de prepara��o militar e qualidade da diplomacia. O �ltimo � o componente principal, 

ou seja, Òo c�rebro do poder nacionalÓ (MORGENTHAU, 2003, p. 274). A respeito do 

componente militar, afirma o estudioso: Òparece-me �bvio (...) o fato de que o poder 

militar depende do grau de prepara��o militar. Este, por sua vez requer a exist�ncia 

de um estabelecimento militar capaz de apoiar as pol�ticas externas que devam ser 

implementadasÓ (MORGENTHAU, 2003, p. 237). Aqui se tem outro conceito 

importante da teoria realista: a import�ncia do componente militar no c�mputo do 

poder nacional, o qual, associado a uma Òdiplomacia de alta qualidade, permite que 

Òos meios e os fins da pol�tica externa sejam harmonizados com os recursos 

dispon�veis do poder nacional (MORGENTHAU, 2003, p. 274). 

Nesse arranjo an�rquico, sem nenhum Leviat� (poder soberano e imperativo) 

para control�-lo, o dilema da seguran�a predomina. Assim, o Estado "A" incrementa 

sua seguran�a. O Estado "B" o segue, buscando ultrapass�-lo. Para se tornar mais 

seguro, "A" tem que diminuir o grau de seguran�a de "B". No final, ambos est�o 

menos seguros. Nessa l�gica, h� pouco espa�o para a coopera��o. Na busca da 

sobreviv�ncia, a competi��o torna-se a for�a motriz do sistema internacional. 

Em uma vis�o mais recente, o neorrealismo procura explicar os processos 

atrav�s dos quais as press�es do sistema internacional s�o traduzidas em a��es de 

pol�tica externa (TOFT, 2003). Da� surgem as perspectivas defensiva e agressiva do 

realismo. 

A primeira delas apresenta uma vis�o mais benigna do sistema mundial. 

Influenciados pela bipolaridade da Guerra Fria, bem como a dissuas�o nuclear, seus 

principais autores argumentam que as armas nucleares elevaram o pre�o de 

quaisquer agress�es. Consequentemente, na formula��o das estrat�gias nacionais, 

a defensiva teria prioridade. Logo, o foco dos Estados seria a manuten��o do status 
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quo. Quanto mais poder tiver um Estado, mais improv�vel que este seja atacado, 

garantindo sua sobreviv�ncia no longo prazo. Nessa l�gica, alian�as podem ser 

feitas quando pa�ses fracos se juntam aos mais fortes para se contrapor �s 

inten��es hostis de outras na��es e manter o equil�brio do sistema. 

A percep��o ofensiva do realismo parte do pressuposto de que nenhum 

Estado deve confiar sua seguran�a a terceiros, desconfiando de suas inten��es. 

Assim, a busca da maximiza��o da seguran�a atrav�s da hegemonia regional deve 

ser o objetivo principal das a��es estatais.  Destaque-se o car�ter regional em 

contraponto � vis�o defensiva, pois devido ao Òpoder parador das �guasÓ, a 

hegemonia global seria virtualmente imposs�vel (MEARSHEIMER, 2001). Assim, o 

n�vel de an�lise regional � o foco da aten��o deste autor. 

A teoria de Mearsheimer (2001) n�o contempla outros meios de coer��o do 

Estado, sendo muito focada na seguran�a em termos militares e na expans�o 

territorial. H� pouco espa�o para a coopera��o militar e a preven��o de conflitos, 

apenas num quadro de conten��o do avan�o de pot�ncias rivais.  

Em comum, ambas as vis�es realistas partilham o descr�dito nas institui��es 

internacionais enquanto fiadoras da estabilidade global (MEARSHEIMER, 1994). 

Para o realismo, somente o poder pode contrabalan�ar outro poder. Al�m disso, tais 

institui��es s�o o reflexo da distribui��o de poder global entre os membros do 

sistema internacional, o que, em uma an�lise final, � o que determina os assuntos 

de guerra e paz (MEARSHEIMER, 1994; KAPLAN, 2012). 

Outro ponto em comum das duas correntes de pensamento � a primazia do 

Estado como ator na cena internacional, atribuindo pouca import�ncia aos demais 

atores, tais como ONG, m�dia, OI, entre outros.  

Ademais, a vis�o realista considera o Estado um ator unit�rio e racional, que 

persegue seu interesse nacional de forma homog�nea (MESSARI, 2005; 

NOGUEIRA, 2005). Uma boa figura para descrever o conceito seria a da "bola de 

bilhar". Assim, a complexidade das din�micas intraestatais e seus impactos na 

pol�tica externa n�o recebe destaque na an�lise do comportamento dos Estados na 

pol�tica internacional. 

O ac�mulo de poder e sua aplica��o constitui-se em ponto central da an�lise 

realista. Tal tra�o deixa transparecer que este modelo te�rico � mais voltado para as 

grandes pot�ncias. Kenneth Waltz (2001) define grandes pot�ncias como Estados 
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que possuem a maioria dos seguintes par�metros: grande popula��o, tamanho, 

economia pujante, for�as armadas fortes e numerosas, estabilidade pol�tica interna e 

compet�ncia.  

Assim, conclui-se que a vis�o realista parte do princ�pio de que a natureza 

humana � ego�sta e predisposta ao conflito. Logo, em um ambiente an�rquico, os 

Estados aplicariam o poder com �nfase na dimens�o militar, para acumular cada vez 

mais poder, o que possibilitaria a consecu��o de seu interesse nacional. Nessa 

busca, o Estado age de forma homog�nea e racional, sem levar em considera��o as 

din�micas internas dos Estados na formula��o de suas metas externas. Somente o 

equil�brio de poder traria certa estabilidade ao sistema. As institui��es internacionais 

s�o vistas com descr�dito, por refletirem arranjos de poder das grandes pot�ncias. 

Em suma, a aplica��o do poder tem uma l�gica extremamente competitiva, 

admitindo pouca margem para a coopera��o internacional. 

 

3.2.2 Liberalismo: de Locke a Joseph Nye 

 

O liberalismo � uma das vis�es dominantes na teoria das RI. Sua influ�ncia 

cresceu muito ap�s o fim da Guerra Fria (MESSARI, 2005; NOGUEIRA, 2005). A 

tradi��o liberal deita ra�zes no pensamento iluminista europeu. Vivenciando a grande 

instabilidade reinante na Europa da �poca, os pensadores iluministas preocuparam-

se em idealizar mecanismos de conten��o da viol�ncia. Nessa linha, a obra de Hugo 

Grotius, Sobre os Direitos da Guerra e da Paz, representou um esfor�o para 

estabelecer certa jurisprud�ncia internacional no sistema europeu de Estados 

(MAGNOLI, 2004). Ë semelhan�a da se��o anterior, conv�m retomar o debate 

acerca da natureza humana. 

Escrevendo cerca de 30 anos ap�s Hobbes, John Locke retoma as ideias 

daquele sobre o Òestado de naturezaÓ. Para o �ltimo, a natureza humana n�o seria 

predominantemente negativa. Em princ�pio, seria de paz, boa vontade, assist�ncia 

m�tua e preserva��o. Entretanto, este estado de natureza poderia degenerar para 

um estado de guerra, onde prevalece a inimizade, mal�cia e a viol�ncia. Neste ponto, 

o caos somente seria contido pela institui��o de uma sociedade pol�tica.  

Esta sociedade pol�tica tem sua base na liberdade original do indiv�duo, que 

n�o deve ser absorvida pelo Estado. Ao contr�rio, serve como contraponto ao poder 
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do soberano. Tornando mais claro: a liberdade flui do direito natural dos indiv�duos, 

que, por sua vez, deve servir como fonte inspiradora para o estabelecimento de um 

arcabou�o de regras com vistas � limita��o do poder e manuten��o do estado 

natural, evitando que este degenere para o estado de guerra. Em suma, a obra de 

Locke condena o poder absoluto representado pela monarquia absolutista, 

denunciando-a como incompat�vel com uma sociedade pol�tica baseada na justi�a e 

no imp�rio da lei. 

Aplicando a linha de pensamento acima no plano internacional, a tradi��o 

liberal privilegia as vis�es de Kant, Grotius e Vattel da exist�ncia de um conjunto de 

regras baseadas em normas e ideias que disciplinariam o sistema de Estados. A 

justi�a e a predisposi��o � boa vontade seria a regra na rela��o entre os pa�ses, e o 

Direito Internacional o limitador do poder das na��es.  

Diferentemente do primeiro, Grotius e Vattel afastaram-se da concep��o 

cosmopolita. Ambos eram favor�veis � coopera��o entre os Estados em caso de 

necessidade, mas n�o � forma��o de institui��es supranacionais. Ainda, Grotius 

(2005) admitia o direito � "Guerra Justa", enquanto Vattel (2004) reconhecia o 

equil�brio de poder como um mecanismo leg�timo para a manuten��o da estabilidade 

na pol�tica internacional.  

Por sua vez, Kant (2008) via a g�nese das guerras nos governos imperfeitos. 

Ademais, o incremento das trocas comerciais contribuiria para o desenvolvimento de 

uma hospitalidade que promoveria uma paz cosmopolita (KANT, 2008). Assim, 

entidades pol�ticas que compartilhassem valores comuns como livre com�rcio, 

prote��o aos direitos individuais, imp�rio da lei, legitimidade com base na 

representa��o popular, no consenso e na transpar�ncia, formariam a denominada 

federa��o pac�fica, degrau indispens�vel para a obten��o da "paz perp�tua" advinda 

de um suposto governo mundial (KANT, 2008).  

Percebe-se ent�o diferen�as fundamentais de pensamento dentro da tradi��o 

liberal. Uma corrente, de vis�o cosmopolita, prega a import�ncia do com�rcio para a 

paz mundial, a promo��o de valores comuns, al�m da diminui��o do papel dos 

Estados em prol de institui��es que representariam um suposto "governo mundial". 

Outra, n�o descarta algumas premissas realistas como a anarquia, o equil�brio de 

poder como mantenedor da estabilidade e o uso da for�a militar em certos casos, 

sem preju�zo da coopera��o internacional.   
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O liberalismo ganhou for�a no universo anglo-sax�o, sobretudo ap�s a 

Primeira Guerra Mundial. Floresceu como contraponto � pol�tica de for�a de vi�s 

realista de ent�o. Nesse contexto, est�o os ÒCatorze PontosÓ, de Woodrow Wilson, e 

os princ�pios fundadores da Liga das Na��es.  

Ap�s a Segunda Guerra Mundial, a corrente funcionalista passou a destacar a 

multiplicidade de atores na pol�tica internacional. Destacou-se a influ�ncia de 

determinados grupos de interesse no comportamento dos Estados. Al�m disso, 

privilegiou-se a coopera��o internacional como limitadora do poder dos Estados, 

bem como inibidora dos conflitos armados (DEUTSCH, 1982).  

Os avan�os tecnol�gicos surgidos a partir do final da d�cada de 1970 

aceleraram o fluxo de pessoas, capitais e informa��es, reunindo condi��es para que 

se iniciasse o processo da globaliza��o. Com ele, despontaram na cena mundial as 

empresas transnacionais e outros atores n�o-estatais. O com�rcio internacional se 

ampliou e a integra��o entre as na��es tornou-se mais intensiva. A sociedade 

passou a se articular em redes, pressupondo a interdepend�ncia de seus 

componentes (CASTELLS, 1999). Robert Keohane (1977) e Joseph Nye (1977) 

passaram a cunhar o conceito de interdepend�ncia8, segundo o qual as decis�es 

dos v�rios atores afetaria todos os outros, sobretudo no campo econ�mico. 

Prosseguindo, os autores sugeriam que o corol�rio desse processo integrador seria 

a redu��o (n�o a elimina��o) do uso da for�a nas rela��es internacionais. Sob este 

ponto de vista, a melhor forma de solu��o para as inevit�veis controv�rsias seria a 

implementa��o de institui��es internacionais, que diminuiriam os custos da 

interdepend�ncia.  

A queda do Muro de Berlim, �cone da Guerra Fria, representou muito mais do 

que o fim da bipolaridade no sistema internacional. Ap�s cerca de meio s�culo, o 

Imp�rio Sovi�tico ru�ra. Seus escombros desencadearam intenso processo de 

transforma��es de ordem pol�tica, social e econ�mica. A sinergia proveniente destas 

mudan�as e sua intera��o com os avan�os cient�fico-tecnol�gicos moldaram o 

processo de redefini��o do poder em escala global. Sob o ponto de vista pol�tico, a 

principal caracter�stica dessa nova ordem mundial foi a emerg�ncia dos Estados 

Unidos da Am�rica (EUA) como pot�ncia hegem�nica, sobretudo no campo militar. 

_____________ 
8 O conceito de interdepend�ncia ser� abordado oportunamente. 



45 

 

 

Entretanto, emergiu o paradoxo do poder americano: este adensamento de poder 

n�o tornou a pot�ncia hegem�nica mais segura (NYE, 2002). 

Novas formula��es te�ricas para o exerc�cio do poder ganharam for�a. Nesse 

campo, destacam-se os conceitos de soft, hard e smart power (NYE, 2011). 

Resumidamente, o primeiro prev� a atra��o atrav�s de elementos sutis, tais como 

cultura, persuas�o e coopera��o. No poder r�gido, admite-se o emprego de meios 

econ�micos e militares para atingir determinados fins atrav�s da coer��o. O terceiro 

constructo procura induzir comportamentos desej�veis atrav�s da combina��o de 

instrumentos dos dois anteriores, com �nfase na l�gica colaborativa. 

Em suma, o liberalismo assume que a predisposi��o do comportamento dos 

Estados � predominantemente positiva. A escala global prevalece sobre a regional. 

O aspecto econ�mico � o principal no c�mputo do poder nacional. O Direito 

Internacional aliado a um conjunto de regras e princ�pios � o farol a ser seguido na 

formula��o da pol�tica externa. As institui��es internacionais s�o o "fiel da balan�a". 

A aplica��o do poder militar deve ocorrer como �ltimo recurso e estritamente dentro 

das normas estabelecidas. Nesse ambiente, h� espa�o para a coopera��o e 

preven��o de conflitos. 

Ap�s breve reflex�o sobre as principais vis�es acerca da aplica��o do poder 

na pol�tica internacional, conv�m refletir sobre a distribui��o do poder no sistema 

internacional na atualidade. 

  

3.3 O PODER E SUA DISTRIBUI�ÌO: O SISTEMA INTERNACIONAL  

      CONTEMPORåNEO 

 

O mundo nem sempre esteve dividido em um sistema de estados 

independentes. Como j� foi dito anteriormente, o marco inicial est� na Paz de 

Vestf�lia (1648). Para fins de sistematiza��o da an�lise desta se��o, optou-se pela 

abordagem de Nye (2002), na qual este autor analisa o sistema internacional com 

base na sua estrutura (distribui��o de poder), nos seus processos (intera��es) e em 

seus elementos (atores, fins e instrumentos). Iniciaremos pelos �ltimos. 

Desde 1648, a pol�tica internacional se organizou em torno de estados 

relativamente coesos, formados com base na territorialidade e soberania. Assim, o 
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estado territorial soberano tornou-se a forma dominante de organiza��o 

internacional, sendo o ator primeiro das RI.  

Entretanto, a quantidade de atores vem aumentando. A partir de 1960, o 

n�mero de estados mais que triplicou. Saiu de cerca de 50 na d�cada de 1940 para 

quase duas centenas atualmente. Muitos desses estados passaram a constituir 

organiza��es internacionais como a Uni�o Africana (UA) e o MERCOSUL, por 

exemplo.  

Ainda, al�m do aumento do n�mero de estados, observa-se a ascens�o dos 

atores n�o-estatais. Entre eles, apontam-se grandes empresas multinacionais, 

organiza��es n�o governamentais (ONG), empresas de m�dia, organiza��es 

militares privadas, etc (NYE, 2002). 

Da�, depreende-se que n�o somente cresceu o n�mero de atores, mas sua 

pr�pria natureza alterou-se, incorporando tanto agremia��es de estados em torno de 

organiza��es internacionais, quanto setores privados. 

Quanto aos fins perseguidos, tradicionalmente eram a seguran�a militar e a 

inviolabilidade do territ�rio. Por�m, a prolifera��o de atores promoveu a amplia��o 

destes. Consequentemente, os atores passaram a se preocupar tamb�m com a 

estabilidade social, coes�o pol�tica, desenvolvimento, altera��es ecol�gicas, crime 

organizado transnacional, migra��es populacionais, entre outros (NYE, 2002).  

Nesse quadro de alargamento dos fins, os instrumentos empregados pelos 

atores para atingi-los tamb�m mudou. Houve um decr�scimo do uso da for�a militar 

cl�ssica. Por outro lado, cresceram de import�ncia o papel de medidas econ�micas, 

arranjos diplom�ticos e a coopera��o t�cnica (KEOHANE & NYE, 1977). 

Vistos de forma breve os elementos, passemos � estrutura e aos processos. 

Entende-se por estrutura a forma como o poder � distribu�do dentro do 

sistema. Por processos de um sistema, tome-se os padr�es e tipos de intera��es 

existentes entre os componentes, bem como o ambiente que as condiciona (NYE, 

2002). 

Desde os acontecimentos de Vestf�lia, houve a aus�ncia de um poder 

superior que pudesse exercer o monop�lio da viol�ncia e disciplinasse as rela��es 

entre os atores do sistema. A isso se chama anarquia. Tal conceito esteve na base 

do padr�o de intera��o entre os estados desde ent�o, suscitando um ambiente 
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prop�cio ao emprego da dimens�o militar do poder para resolu��o de conflitos e 

consecu��o dos fins almejados.  

Contudo, o ambiente no qual se d�o as intera��es vem sofrendo profundas 

altera��es desde meados do s�culo passado. Al�m da multiplicidade de atores, a 

economia tem desempenhado um papel fundamental pelo aumento da integra��o 

das cadeias produtivas globais. Nesse quadro, Robert Keohane (1977) e Joseph 

Nye (1977) cunharam o conceito de interdepend�ncia.  

Para estes estudiosos, a tecnologia possibilitara a amplia��o das 

comunica��es e o encurtamento das dist�ncias, potencializando o volume de 

intera��es entre os diversos atores.  

 

This dramatic change in the linked technologies of computing and 
communications, sometimes called the third industrial revolution, is changing 
the nature of governments and sovereignty, increasing the role of non-state 
actors, and enhancing the importance of soft power in foreign policy9. (NYE, 
2002, p. 43). 
 

Em decorr�ncia, o processo decis�rio pol�tico tornara-se mais complexo, bem 

como a an�lise das vari�veis que determinam o resultado das intera��es. Al�m 

disso, os efeitos rec�procos das decis�es tomadas afetam os pa�ses envolvidos, 

gerando custos, que podem ser maiores ou menores segundo a sensibilidade e a 

vulnerabilidade dos atores (KEOHANE & NYE, 1977).   

Esta situa��o de interdepend�ncia apresenta caracter�sticas centrais. Dentre 

elas, aponta-se a exist�ncia de m�ltiplos canais de comunica��o, pontuados por 

contatos entre membros de diferentes ag�ncias e �rg�os governamentais e destes 

com atores privados. Por estes canais fluem uma diversidade de temas, como 

assuntos econ�micos, meio ambiente, cultura, desenvolvimento, quest�es de 

seguran�a, entre outros. A hierarquia entre os temas dilui-se. Para resolv�-los, 

emprega-se cada vez menos a for�a militar (KEOHANE & NYE, 1977). 

Longe de ser um processo pac�fico, a interdepend�ncia, em um contexto de 

distribui��o assim�trica de poder, agravaria os custos segundo a vulnerabilidade de 

certos estados. Isto se mostraria como um importante recurso de poder. Para 

_____________ 
9 "Esta mudan�a dram�tica em tecnologias integradas de computa��o e comunica��es, muitas vezes 
chamada de terceira revolu��o industrial, est� mudando a natureza dos governos e da soberania, 
aumentando o papel dos atores n�o estatais e potencializando a import�ncia do poder brando na 
pol�tica externa" (tradu��o livre do autor). 
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Keohane & Nye (1977) as organiza��es internacionais serviriam para atenuar estes 

custos, al�m de promover ambiente adequado � coopera��o internacional. Visto que 

os Estados tinham que enfrentar os efeitos rec�procos de uma rede complexa de 

processos e atores, as solu��es deveriam ser procuradas por meio de estrat�gias 

comuns. Al�m disso, verifica-se a import�ncia crescente dos assuntos dom�sticos 

na formula��o da pol�tica externa (NYE, 1977). 

Tal mudan�a no ambiente condiciona suas intera��es de forma a produzir 

uma situa��o bastante peculiar na atualidade, com rela��o � distribui��o de poder. 

Para descrev�-la, recorremos � figura criada por Nye (2002) dos tr�s tabuleiros de 

xadrez. 

 

 On the top board of classic interstate military issues, the United States is 
indeed the only superpower with global military reach, and it makes sense to 
speak in traditional terms of unipolarity or hegemony. However, on the 
middle board of interstate economic issues, the distribution of power is 
multipolar. The United States cannot obtain the outcomes it wants on trade, 
antitrust, or financial regulation issues without the agreement of the 
European Union, Japan, China, and others. It makes little sense to call this 
American hegemony. And on the bottom board of transnational issues like 
terrorism, international crime, climate change, and the spread of infectious 
diseases, power is widely distributed and chaotically organized among state 
and nonstate actors.10 (NYE, 2002, p. 4). 

 

Isto posto, torna-se clara a tend�ncia � multipolaridade nos dias atuais. Em 

um ambiente que favorece comunica��es baratas e r�pidas, m�ltiplos atores atuam 

simultaneamente em campos diversos, de modo algum estanques. Ao contr�rio, 

esses diversos "tabuleiros" acabam por se entrela�ar, formando complexa teia de 

interesses, onde quaisquer "jogadas" podem ter resultados imprevis�veis.  

Refletindo sobre o pensamento de Nye (2002), salta aos olhos a prioridade 

que o autor confere ao "top board of classic interstate issues", onde os EUA s�o uma 

superpot�ncia com alcance militar global. Depreende-se dessa coloca��o o ainda 

relevante papel desempenhado pela dimens�o militar do poder. Embora a guerra 

_____________ 
10 No tabuleiro principal de assuntos interestatais militares cl�ssicos, os Estados Unidos s�o de fato a 
�nica superpot�ncia militar com alcance global, e faz sentido falar em termos tradicionais de 
unipolaridade ou hegemonia. No entanto, no tabuleiro intermedi�rio de quest�es econ�micas 
interestatais, a distribui��o do poder � multipolar. Os Estados Unidos n�o podem obter os resultados 
que desejam em quest�es comerciais, antitruste, ou de regula��o financeira, sem o acordo da Uni�o 
Europeia, Jap�o, China, e outros. Faz pouco sentido chamar isso de hegemonia americana. E no 
�ltimo tabuleiro de quest�es transnacionais como o terrorismo, a criminalidade internacional, as 
altera��es clim�ticas, propaga��o de doen�as infecciosas, o poder � amplamente distribu�do e 
caoticamente organizado entre os atores estatais e n�o estatais. (Tradu��o livre do autor). 
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seja o apogeu desta, ganham destaque outras maneiras de empreg�-la em apoio � 

pol�tica externa dos estados. Este � o assunto da pr�xima se��o. 

 

3.4 PODER MILITAR CONTRIBUINDO PARA A POLêTICA EXTERNA 

 

Morgenthau (2003) define os elementos do poder nacional como sendo a 

geografia, recursos naturais, capacidade industrial, popula��o, grau de prepara��o 

militar e qualidade da diplomacia. Prossegue o autor: 

  

parece-me �bvio (...) o fato de que o poder militar depende do grau de 
prepara��o militar. Este, por sua vez, requer a exist�ncia de um 
estabelecimento militar capaz de apoiar as pol�ticas externas que devam ser 
implementadas. (MORGENTHAU, 2003, p. 237).  
 

De acordo com o pensamento do cientista pol�tico Karl Deutsch (1982, p. 33): 

Òo poder [militar], visto aqui de uma forma nua e crua, � a capacidade de prevalecer 

em caso de conflitos e de superar obst�culosÓ. 

Com vis�o calcada na teoria realista das rela��es internacionais, Aron (1962) 

sustenta que somente diplomatas e soldados atuam como leg�timos representantes 

das sociedades a que pertencem. Na �tica deste autor, diplomacia e poder militar se 

complementam, ainda que guardem campos opostos de atua��o. 

Em uma vis�o posterior, o neorrealismo procurou explicar os processos 

atrav�s dos quais as press�es do sistema internacional foram traduzidas em a��es 

de pol�tica externa (TOFT, 2003). Da� surgiram as perspectivas defensiva e ofensiva 

do realismo, j� abordados no cap�tulo anterior. 

Os modelos de pensamento apresentados at� aqui mostram a import�ncia do 

poder militar como instrumento de apoio � pol�tica externa. Entretanto, esta 

constru��o te�rica tratava os componentes diplom�tico e militar de forma 

relativamente estanque, ou seja, o �ltimo atuaria quando o primeiro falhasse. 

Admitiria reduzidas zonas convergentes entre ambos. 

Embora de �poca semelhante � citada anteriormente, Meira Mattos (2011), 

admitia a exist�ncia de um poder-for�a e um poder de influir (de natureza 

psicol�gica), ambos interdependentes. ÒSem o poder-for�a n�o funciona o poder de 

influir, mas, sem este, esvazia-se o poder-for�aÓ (MATTOS, 2011, p. 298). 
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Desde o final da Guerra Fria o mundo evoluiu. O arranjo bipolar cedeu cada 

vez mais a um sistema internacional multipolar, embora ainda haja no campo militar 

a supremacia da superpot�ncia. Entretanto, outras vis�es acerca da 

instrumentalidade do poder militar em apoio � pol�tica externa emergiram, calcadas 

na tradi��o liberal das rela��es internacionais. 

Seitenfus (2004, p. 103) afirma serem "as for�as armadas e a pol�tica externa 

os dois elementos centrais da soberania", propondo meios militares como 

instrumental da pol�tica externa. Uma proposi��o sint�tica est� expressa no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 1 Ð instrumental da pol�tica externa 
Instrumentos Coopera��o Confronta��o 
 
 
Militares 

 
Designa��o de adidos, 

fornecimentos de armas, 
participa��o em miss�es de 

paz, sistema de alian�as. 
 

 
Manobras militares, 

interven��o, bloqueio, aux�lio 
a a��es terroristas. 

Fonte: PFETSCH, 2000 in SEITENFUS, 2004, p. 219 

 

Da observa��o do quadro acima, nota-se na esfera da Òcoopera��oÓ uma 

interse��o entre os universos do poder militar e da pol�tica externa. No primeiro 

modelo abordado, tais conjuntos eram excludentes. No segundo, apresentam mais 

do que pontos de tang�ncia; mostram sinergia. Contudo, a classifica��o do quadro 

acima ainda apresenta oportunidades de melhoria. Repare-se o item manobras 

militares. Ele foi proposto como Òconfronta��oÓ. Mas, e se tais manobras ocorrerem 

em um contexto de exerc�cios combinados como a Opera��o Felino11, por exemplo? 

Ainda assim poderiam estar classificadas como confronta��o? 

Nye (2002) aborda a dimens�o militar do poder de maneira distinta dos 

te�ricos realistas. Para estes, a guerra seria o fator decisivo no jogo de poder 

internacional, servindo como o melhor instrumento de medida relativa deste poder. 

Entretanto, a realidade atual n�o mostra a guerra como o Òmaior �rbitroÓ.  

Acerca do poder militar, prossegue Nye (2011, p. 25): Òquando se pensa em 

termos de poder militar, a maior parte das pessoas t�m a tend�ncia de imaginar 

_____________ 
11 Exerc�cio militar envolvendo as for�as terrestres do Brasil e de pa�ses da Comunidade de Pa�ses de 
L�ngua Portuguesa. 
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poder duro. (...) Napole�o disse que deus estava do lado dos grandes batalh�esÓ. 

Entretanto, o autor compreende outra vis�o da instrumentalidade dos meios 

militares: 

 

But military power needs a closer look. There is much more to military 
resources than guns and battalions and more to military behavior than 
fighting [...]. Military power resources have long been used to provide 
protection to allies and assistance to friends. [...] Noncoercive and benign 
uses of military power resources can be an important source of the soft 
power. (NYE, 2011, p. 25). 

 

Prossegue o autor, afirmando que os meios militares podem ser utilizados de 

4 maneiras b�sicas: (1) destruir o inimigo; (2) respaldar amea�as em um quadro 

diplom�tico coercitivo; (3) oferecer prote��o, incluindo miss�es de paz e (4) prover 

muitas formas de assist�ncia (NYE, 2011, p. 42). 

A utiliza��o do poder militar de forma n�o coercitiva pode ser uma boa fonte 

de poder brando, agindo para gerar atra��o e influ�ncia atrav�s da persuas�o (NYE, 

2011). 

Dessa forma, na cena internacional da atualidade, cuja tend�ncia � a 

multipolaridade, percebe-se a import�ncia do uso da dimens�o militar do poder em 

a��es sin�rgicas com as demais. Transcendendo a abordagem cl�ssica de defesa 

da soberania e da territorialidade aos moldes vestfalianos, os meios e expertises 

militares podem ser empregados para a promo��o da estabilidade, preven��o de 

conflitos, desenvolvimento econ�mico e cient�fico, al�m de contribuir para a 

coopera��o t�cnica internacional.  

Como afirma Alves-Mazzotti (1998), o pesquisador deve situar sua quest�o de 

estudo em uma discuss�o mais ampla. Consequentemente, a utilidade de todo este 

cap�tulo foi a de estabelecer a base te�rica na qual est� edificada a linha de 

racioc�nio argumentativo utilizada na presente tese. A posse desta ferramenta 

tornar� mais clara e sistem�tica a an�lise do pr�ximo cap�tulo, cujo foco principal 

ser� o de entender como, baseado nas vis�es distintas da aplica��o do poder no 

�mbito da pol�tica internacional, procede o Estado brasileiro no uso da dimens�o 

militar de seu poder para apoiar sua pol�tica externa aplicada ao espa�o africano.  

   



52 

 

 

4 A PEB VOLTADA PARA A çFRICA SUBSAARIANA 

 

ÒO vasto mar que nos separa �, na verdade, um simples rio, um 
rio chamado Atl�nticoÓ. (Alberto da Costa e Silva) 
 

Este cap�tulo ser� dedicado � an�lise da PEB voltada para o espa�o africano, 

especificamente subsaariano. Antes, por�m, partiremos de base mais ampla, ao 

abordar o comportamento do Estado brasileiro na pol�tica internacional. 

 

4.1 APLICANDO A TEORIA NA PRçTICA: O CASO BRASILEIRO 

 

A Constitui��o da Rep�blica Federativa do Brasil (1988) traz, em seu artigo 

4¼, os princ�pios pelos quais o Estado brasileiro se pauta nas rela��es internacionais. 

S�o eles: independ�ncia nacional, preval�ncia dos direitos humanos, 

autodetermina��o dos povos, n�o-interven��o, igualdade entre os estados, defesa 

da paz, solu��o pac�fica dos conflitos, rep�dio ao terrorismo e ao racismo, 

coopera��o entre os povos para o progresso da humanidade e concess�o de asilo 

pol�tico. 

Seguindo as orienta��es da Carta Magna, a edi��o mais atual da Pol�tica 

Nacional de Defesa (PND) assinala, j� nas suas notas introdut�rias, que: 

 

A Pol�tica Nacional de Defesa interessa a todos os segmentos da sociedade 
brasileira. Baseada nos fundamentos, objetivos e princ�pios constitucionais, 
alinha-se �s aspira��es nacionais e �s orienta��es governamentais, em 
particular � pol�tica externa brasileira, que propugna, em uma vis�o ampla e 
atual, a solu��o pac�fica das controv�rsias, o fortalecimento da paz e da 
seguran�a internacionais, o refor�o do multilateralismo e a integra��o sul-
americana. (BRASIL, 2012, p. 1). 

  

A Estrat�gia Nacional de Defesa (END) (2012) vai al�m, promovendo os 

princ�pios constitucionais como valores inerentes � identidade nacional, afirmando a 

ren�ncia do Estado brasileiro � busca por hegemonia: 

 

O Brasil � pac�fico por tradi��o e por convic��o. Vive em paz com seus 
vizinhos. Rege suas rela��es internacionais, dentre outros, pelos princ�pios 
constitucionais da n�o interven��o, defesa da paz, solu��o pac�fica dos 
conflitos e democracia. Essa voca��o para a conviv�ncia harm�nica, tanto 
interna como externa, � parte da identidade nacional e um valor a ser 
conservado pelo povo brasileiro.  



53 

 

 

O Brasil ascender� ao primeiro plano no cen�rio internacional sem buscar 
hegemonia. O povo brasileiro n�o deseja exercer dom�nio sobre outros 
povos. Quer que o Brasil se engrande�a sem imperar. (BRASIL, 2012, p. 1). 
 

Al�m dos diplomas legais acima, norteadores tanto da pol�tica externa, quanto 

da de defesa, amplos setores acad�micos nacionais reconhecem o comportamento 

pac�fico e colaborativo do Brasil em seu relacionamento com outros estados: 

 

O Brasil, na condi��o de pa�s capitalista perif�rico, afastado dos principais 
eixos de conflito internacionais, buscou, desde a delimita��o definitiva de 
suas fronteiras, uma forma de inser��o externa baseada no conceito de 
pot�ncia pac�fica. (ALSINA JòNIOR, 2009, p.12). 

 

Cervo (2008), sustenta que dentre os principais acumulados hist�ricos da 

diplomacia brasileira estaria o pacifismo da pol�tica exterior, o que, por si s�, j� 

asseguraria certa singularidade e independ�ncia de inser��o internacional ao Brasil. 

Entretanto, para ter condi��es de manuten��o dessa independ�ncia em 

cen�rios cada vez mais complexos, urge o adensamento do poder militar (CERVO, 

2008). Sob este ponto de vista, o poder militar, que se expressa por interm�dio da 

pol�tica de defesa, constitui um elemento chave para a condu��o da pol�tica externa 

de um Estado perif�rico como o Brasil, sobretudo atrav�s dos usos n�o violentos 

deste (ALSINA JòNIOR, 2009).   

Tais "cen�rios complexos" mencionados acima remetem � tend�ncia de 

multipolaridade na distribui��o de poder do sistema internacional, como j� abordado 

na se��o 3.3 do cap�tulo anterior. Com rela��o ao tema, Amorim (2011) sustenta 

esta multipolaridade contempor�nea, defendendo a constru��o de uma 

"multipolaridade benigna", onde o mundo se enriqueceria com v�rios polos de poder 

e amplas perspectivas.  

O Livro Branco de Defesa Nacional (2012), expressa-se da seguinte forma: 

  

Nessa nova distribui��o mundial de poder, o Brasil deve contribuir com suas 
a��es e posi��es para uma multipolaridade de car�ter cooperativo, 
condizente com sua hist�rica defesa da integridade normativa do sistema 
internacional. (BRASIL, 2012, p. 31) 

 

Para Cervo (2008), a partir de 2003, o Estado brasileiro abra�ou o paradigma 

log�stico de inser��o internacional. Para o autor, tal paradigma representa a mescla 

de elementos do liberalismo econ�mico com o desenvolvimentismo.  Nele, o Estado 
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vai al�m da simples manuten��o da estabilidade econ�mica. O Estado age como um 

indutor de capacidades, utilizando seus recursos de poder para a inser��o 

internacional do pa�s de forma sistem�tica e consistente, criando condi��es para que 

a sociedade possa realizar seus interesses. 

  
O Estado Log�stico imita o comportamento das na��es avan�adas, 
particularmente dos Estados Unidos, tido como prot�tipo do modelo. A 
pol�tica exterior volta-se � realiza��o de interesses nacionais diversificados: 
dos agricultores, combatendo subs�dios e protecionismo, porque conv�m � 
competitividade do agroneg�cio brasileiro; dos empres�rios, amparando a 
concentra��o empresarial e o desenvolvimento tecnol�gico; dos oper�rios, 
defendendo seu emprego e seu sal�rio; dos consumidores, ampliando seu 
acesso � sociedade do bem-estar. (CERVO, 2008, p. 86). 

 

No plano pol�tico, tal forma de inser��o internacional recupera a autonomia 

decis�ria da pol�tica exterior e abre espa�o para uma maior integra��o entre as 

pol�ticas externa e de defesa, com vistas � a��o sin�rgica de ambas. Como revela 

Cervo (2008), o paradigma log�stico: 

 
adentra pelo mundo da interdepend�ncia, implementando um modelo de 
inser��o p�s-desenvolvimentista. Seu escopo final, a supera��o de 
assimetrias entre as na��es, ou seja, elevar o patamar nacional ao n�vel das 
na��es avan�adas. (CERVO, 2008, p. 85). 

 

Falando em assimetrias entre as na��es, advindas do aprofundamento do 

processo de globaliza��o, a pr�pria PND (2012) chama aten��o para o assunto, 

revelando forte preocupa��o do Estado brasileiro com o tema:  

 

O fen�meno da globaliza��o, caracterizado pela interdepend�ncia 
crescente dos pa�ses, pela revolu��o tecnol�gica e pela expans�o do 
com�rcio internacional e dos fluxos de capitais, resultou em avan�os para 
uma parcela da humanidade. Paralelamente, a cria��o de blocos 
econ�micos tem acirrado a concorr�ncia entre grupos de pa�ses. Para os 
pa�ses em desenvolvimento, o desafio � o de uma inser��o positiva no 
mercado mundial, ao mesmo tempo em que promovem o crescimento e a 
justi�a social de modo soberano. A integra��o entre pa�ses em 
desenvolvimento Ð como na Am�rica do Sul Ð contribui para que alcancem 
esses objetivos. Nesse processo, as economias nacionais tornaram-se mais 
vulner�veis �s crises ocasionadas pela instabilidade econ�mica e financeira 
em todo o mundo. A exclus�o de parcela significativa da popula��o mundial 
dos processos de produ��o, consumo e acesso � informa��o constitui 
situa��o que poder� vir a configurar-se em conflito.  
A configura��o da ordem internacional, caracterizada por assimetrias de 
poder, produz tens�es e instabilidades indesej�veis para a paz. A 
preval�ncia do multilateralismo e o fortalecimento dos princ�pios 
consagrados pelo Direito Internacional como a soberania, a n�o-interven��o 
e a igualdade entre os Estados s�o promotores de um mundo mais est�vel, 
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voltado para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. (BRASIL, 
2012, p. 3). 

 

Observa-se uma correla��o entre os conceitos de inser��o internacional 

brasileiros e os postulados da teoria do poder de Joseph Nye.  

A teoria de Nye, influenciada pelos pressupostos do liberalismo-

institucionalista, n�o descarta a necessidade de amplia��o das diversas dimens�es 

do poder. Al�m disso, v� no processo de globaliza��o e nos avan�os tecnol�gicos 

que lhe s�o inerentes, um forte potencial conflitante. 

Logo, quando o Estado brasileiro abra�a o paradigma log�stico, ele procura 

ampliar seus canais de comunica��o, conferindo maior poder a outros segmentos da 

sociedade, como o empresariado nacional. Privilegia a dimens�o branda, sem 

esquecer-se da import�ncia de desenvolver a dimens�o dura. Ademais, visa a sua 

pr�pria seguran�a, ao adensar os la�os econ�micos e culturais, na cren�a de que 

tais intera��es funcionem como "lubrificantes" que impe�am que o atrito proveniente 

do natural choque de interesses entre estados gere conflitos armados. Ou seja, 

baseia-se em uma mescla da vis�o kantiana de promo��o do com�rcio e 

desenvolvimento como ferramenta de constru��o da paz e do adensamento de 

poder como pressuposto para defini��o de regras que lhes sejam mais favor�veis. 

Al�m disso, ao enunciar claramente a predisposi��o de solucionar as 

controv�rsias de forma pac�fica, o incentivo � multipolaridade na distribui��o de 

poder global e o compromisso com a soberania e n�o-interven��o, o Brasil procura 

fortalecer as institui��es internacionais e todo o arcabou�o jur�dico que lhes d� 

sustenta��o. Assim, comporta-se de acordo com a vis�o de Grotius e Vattel da 

necessidade de regras que disciplinem o conv�vio entre os estados, mas que 

mantenham a soberania estatal. Para tanto, aposta na transpar�ncia e nos 

mecanismos de solu��o de controv�rsias das institui��es internacionais, que 

mitigariam a vulnerabilidade e os custos da interdepend�ncia, como sugere Nye. 

Ao promover a multipolaridade, o Estado brasileiro n�o perde de vista os 

mecanismos de poder, principalmente seu equil�brio. Na vis�o nacional, assim como 

na de Joseph Nye, mais distribui��o significa mais autonomia de a��o.  

Quando a END (2012), corroborada pela PND (2012) e LBDN (2012), al�a a 

conviv�ncia harm�nica no plano internacional � condi��o de valor inerente � 

sociedade brasileira e, ainda, afirma a ren�ncia nacional � hegemonia, percebe-se 
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uma voca��o da cultura estrat�gica nacional � coopera��o. Nessa linha de 

racioc�nio, o pa�s tende a privilegiar a dimens�o mais branda na proje��o de seu 

poder e interesses. Como sugere Nye (2004) na figura dos tr�s tabuleiros de xadrez 

simult�neos, a tend�ncia brasileira seria a de conferir mais import�ncia aos assuntos 

econ�micos e menor �queles afetos ao emprego da for�a. Logo, ao aplicar a 

dimens�o militar de seu poder, o Estado brasileiro o faria para cooperar com seus 

pares, visando o aperfei�oamento das institui��es de outros estados, aplicando-o 

para gerar poder brando e assim atingir os objetivos tra�ados pela sua pol�tica 

externa. 

As considera��es acima procuram situar os conceitos brasileiros (tanto os 

marcos legais, quanto o pensamento acad�mico sobre o tema) no pano de fundo da 

teoria das rela��es internacionais. Pelo menos no plano te�rico-normativo, verifica-

se extensas �reas de converg�ncia com os postulados da teoria de Joseph Nye.  

Agora, conv�m que avancemos a discuss�o para a realidade do 

comportamento nacional voltado para a çfrica subsaariana. Como ponto de partida, 

discutiremos o entorno estrat�gico brasileiro. 

 

4.2 O BRASIL E SEU ENTORNO ESTRAT�GICO: A EVOLU�ÌO DO CONCEITO 

 

Para a discuss�o do entorno estrat�gico brasileiro, permitiu-se alargar o 

quadro temporal da presente tese. Assim, observou-se a pol�tica de defesa nacional 

editada em 1996. O objetivo dessa digress�o foi o de trazer elementos de 

compara��o �teis �s an�lises contidas no corrente trabalho. O que se procura 

comparar nesta se��o � qual espa�o geogr�fico � considerado priorit�rio na vis�o do 

Estado brasileiro. 

A Pol�tica de Defesa Nacional (PDN), edi��o de 1996, n�o trouxe a express�o 

"entorno estrat�gico brasileiro". O que pode ser considerado mais pr�ximo disto � o 

que est� escrito no n¼ 2. O Quadro Internacional, onde reza que o fortalecimento do 

processo de integra��o na Am�rica do Sul, aliado � intensifica��o da coopera��o 

com os pa�ses africanos de l�ngua portuguesa e a consolida��o da ZOPACAS, 

constru�ram verdadeiro "anel de paz" em torno do Brasil (BRASIL, 1996, p. 2). 

Al�m disso, no n¼ 5. Diretrizes, a letra g. contempla a "atua��o para a 

manuten��o de um clima de paz e coopera��o ao longo das fronteiras nacionais, e 
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para a solidariedade na Am�rica Latina e na regi�o do Atl�ntico Sul" (BRASIL, 1996, 

p. 5). 

J� a edi��o de 2005 da PDN traz explicitamente em seu item 3 o ambiente 

regional e o entorno estrat�gico brasileiro:  

 

o subcontinente da Am�rica do Sul � o ambiente regional no qual o Brasil se 
insere. Buscando aprofundar seus la�os de coopera��o, o Pa�s visualiza um 
entorno estrat�gico que extrapola a massa do subcontinente e incluiu a 
proje��o pela fronteira do Atl�ntico Sul e dos pa�ses lindeiros da çfrica. 
(BRASIL, 2005, p. 3). 

 

No item 4.5, o documento reafirma a import�ncia estrat�gica do Atl�ntico Sul. 

Aprofunda-se ainda nos itens 4.9 e 4.10, ao nomear de forma clara a prioridade de 

adensamento dos la�os pol�ticos e de coopera��o com os pa�ses da Am�rica do Sul 

e da çfrica, em especial os da çfrica Austral e da CPLP.  

Assim, verifica-se o amadurecimento do conceito de entorno estrat�gico 

nacional. Partindo de um prop�sito claro de assegurar um "anel de paz" enunciado 

em 1996, chegou-se em 2005 a uma formula��o clara e precisa do que viria a ser o 

entorno estrat�gico, trazendo inclusive a import�ncia da çfrica subsaariana para as 

rela��es internacionais brasileiras. 

Amorim (2014) corrobora a vis�o acima, acrescentando "a import�ncia da 

coopera��o para que o Brasil se cerque de um cintur�o de paz e boa vontade em 

todo seu entorno estrat�gico" (AMORIM, 2014, p. 7), destacando como tal a Am�rica 

do Sul, o Atl�ntico Sul e a orla ocidental da çfrica.  

Vista a evolu��o do entorno estrat�gico nacional, bem como a crescente 

import�ncia conferida por Bras�lia ao espa�o africano, conv�m recordar as principais 

fases do relacionamento do Brasil com seus vizinhos africanos. 

 
4.3 BREVE HISTîRICO DAS RELA�ÍES BRASIL-çFRICA SUBSAARIANA 

 

A liga��o entre Brasil e çfrica � antiga. Suas ra�zes remontam ao ciclo dos 

grandes empreendimentos mar�timos dos s�culos XV e XVI. Com as grandes 

navega��es, teve in�cio a intera��o entre ambas as margens do Atl�ntico. Ainda 

que, com as lentes atuais, o com�rcio de escravos seja considerado uma pr�tica 

abomin�vel; � sua �poca, este representava intenso relacionamento comercial. Tais 

rela��es tiveram significativa import�ncia no contexto econ�mico da �poca. Sem 
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elas, comprometer-se-ia a viabilidade dos empreendimentos nacionais, haja vista ser 

o provimento de m�o-de-obra um dos principais problemas do per�odo (FURTADO, 

1959).  No bojo da escravid�o vieram os la�os culturais, criando v�nculos duradouros 

que se projetam no tempo. Nesse vi�s culturalista, Gilberto Freyre vislumbrou a 

import�ncia do elemento africano para a forma��o social brasileira (SARAIVA,  

2012). 

No final do s�culo XIX e primeira metade do s�culo XX, houve um certo 

arrefecimento das rela��es brasileiro-africanas. O Brasil, entrando no ciclo 

republicano, voltara-se para seus problemas internos. Ao mesmo tempo, a çfrica 

sucumbia � coloniza��o europeia. Com o fim desta, sobretudo a partir da d�cada de 

1960, os la�os pol�ticos, econ�micos e culturais foram sendo lentamente retomados. 

Com a descoloniza��o irromperam conflitos armados em prol da 

independ�ncia pol�tica das sociedades colonizadas do continente africano.  Tais 

disputas provocaram profunda desestabiliza��o na regi�o. Como decorr�ncia desse 

processo, surgiu um maior n�mero de Estados Nacionais12, ampliando a 

participa��o da çfrica no sistema internacional das Na��es Unidas em mais de meia 

centena de entidades pol�ticas soberanas.  

A pol�tica externa independente, cujo principal inspirador foi San Tiago 

Dantas, inseriu-se no esfor�o de internacionaliza��o do Brasil e aproxima��o com 

estes novos atores, tendo sua gesta��o ocorrida nos governos Vargas e Kubitschek 

(GON�ALVES, 1995).  

A partir de 1967, a pol�tica africana do Brasil ganhou consist�ncia. Assim, os 

governos Costa e Silva e M�dici formularam uma estrat�gia de inser��o brasileira na 

çfrica de forma independente por interm�dio de parcerias econ�micas, comerciais, 

pol�ticas, culturais e hist�ricas (BUENO, 2002, p. 420). 

O Brasil foi o primeiro pa�s do mundo a reconhecer a independ�ncia de 

Angola em 1975 (VISENTINI, 2004). Em rela��o � consolida��o da pol�tica de 

proje��o nacional na çfrica, afirma Cervo (2002, p. 423): Òao final do governo Geisel, 

o balan�o era entretanto positivo, havendo-se galgado enfim mais um degrau no 

universalismo da pol�tica externa brasileira, que integrava a çfrica negra � sua 

estrat�gia de inser��o internacionalÓ. 

_____________ 
12No in�cio da Segunda Guerra Mundial, a çfrica apresentava apenas quatro Estados independentes: 
Egito, çfrica do Sul, Eti�pia e Lib�ria (MAGNOLI, 2004, p.324). 
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Na d�cada de 1980, as constantes crises econ�micas que acometeram o 

Brasil arrefeceram o �mpeto da aproxima��o com a çfrica. Na vis�o de Saraiva 

(2004), houve um esquecimento da çfrica pela pol�tica exterior do Brasil. Contudo, � 

digno de registro a iniciativa brasileira de 1986, junto � ONU, de estabelecimento de 

uma Zona de Paz e Coopera��o no Atl�ntico Sul (ZOPACAS), abrangendo 3 pa�ses 

da Am�rica do Sul e 21 pa�ses da costa oeste africana. Este arranjo constituiu-se em 

um foro de coopera��o e integra��o regional (AGUILAR, 2010). 

A queda do Muro de Berlim trouxe novo alento para a coopera��o entre os 

pa�ses do Sul, preocupados em estabelecer rela��es de coopera��o em bases mais 

igualit�rias e livres de condicionantes dos pa�ses do Norte (NOGUEIRA, 2010). A 

partir da�, a diplomacia brasileira buscou no multilateralismo sua plataforma de 

ingresso de forma mais ativa na cena internacional. O pa�s passou, ent�o, a adotar 

uma postura que propiciasse maior participa��o na formula��o das regras do 

sistema internacional. Tal conduta � definida por certos autores como Òautonomia 

pela participa��oÓ (AGUILAR, 2013; BUENO, 2008; CERVO, 2008). Assim, a 

coopera��o sul-sul foi eleita como um dos eixos da PEB, com alta prioridade na 

agenda de inser��o nacional, sendo conduzida pela Ag�ncia Brasileira de 

Coopera��o (ABC) do Minist�rio das Rela��es Exteriores (MRE). A çfrica 

subsaariana, at� mesmo pela proximidade geogr�fica, passou a ser um dos focos 

priorit�rios dessa pol�tica. 

No governo Cardoso, j� nos anos de 1990, houve a constitui��o da 

Comunidade dos Pa�ses de L�ngua Portuguesa (CPLP), al�m da tentativa de 

aproxima��o entre o Mercosul e a Comunidade para o Desenvolvimento da çfrica 

Austral (MOURÌO, 2006). 

Na administra��o Lula, a partir de 2003, nota-se profundo adensamento das 

rela��es com a çfrica. Na �tica de Saraiva (2004), a reaproxima��o africana � 

percebida como decorrente da estrat�gia brasileira de compatibilizar o plano das 

negocia��es norte-sul com as perspectivas de coopera��o sul-sul, sem 

passionalidades ou ideologismos, mas com interesses que precisam ser tratados no 

plano pr�tico (SARAIVA, 2004).  

No ponto de vista de Mour�o, Cardoso e Oliveira (2006, p. 224): 

 

O Presidente Lula tem desenvolvido intensa atividade de aproxima��o com 
a çfrica. Em quatro viagens �quele continente, visitou 14 pa�ses (çfrica do 
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Sul, Cabo Verde, Camar�es, Egito, Gab�o, Gana, Guin�-Bissau, L�bia, 
Mo�ambique, Nam�bia, Nig�ria, S�o Tom�, Pr�ncipe (sic) e Senegal (...). No 
per�odo de dois anos, foram abertas (...) novas embaixadas do Brasil na 
çfrica, em S�o Tom�, Adis Abeba, Dar es Salam, Kinshasa e Iaund� (...). 
Foram instaladas em Bras�lia as embaixadas do Sud�o, da Nam�bia e do 
Zimb�bue. Visitaram o Brasil, durante o governo Lula, os chefes de Estado 
de Burkina Faso, da Nam�bia, do Mo�ambique e do Marrocos. 

 

Por ocasi�o da abertura da C�pula çfrica-Am�rica do Sul em Abuja, Nig�ria, o 

Presidente Lula (2006), de forma categ�rica afirmou: 

 

Hoje, a çfrica � para o Brasil uma prioridade indiscut�vel. Desde o in�cio de 
meu governo, visitei 17 pa�ses africanos e recebi 15 l�deres da regi�o. 
Tomei a iniciativa de abrir ou reativar doze embaixadas brasileiras em 
capitais deste continente. 
 

Para Mour�o (2006), tal discurso representa mais do que o firme prop�sito de 

aproxima��o do Brasil com a çfrica. De fato, faz parte de um projeto de inser��o do 

Brasil no mundo. A prop�sito, conv�m um olhar mais detalhado para o discurso 

pol�tico com rela��o � çfrica na hist�ria recente nacional. 

 

4.4 ANçLISE DA RETîRICA OFICIAL: O DISCURSO POLêTICO SOBRE A çFRICA 

 

Esta se��o tem por objetivo analisar a ret�rica oficial voltada para a inser��o 

brasileira no espa�o subsaariano, compreendida no per�odo entre 2003-2010. Para 

tanto, estrutura-se em tr�s pilares: 

1) An�lise quantitativa das viagens internacionais do Presidente da Rep�blica 

no espa�o considerado nesta pesquisa e recep��o de Chefes de Estado e de 

Governo de pa�ses subsaarianos ao Brasil. 

2) An�lise dos Discursos proferidos pelo Presidente da Rep�blica nas 

seguintes situa��es: 

 - por ocasi�o de visitas internacionais � çfrica; 

- recep��o de Chefes de Estado e de Governo de pa�ses africanos no Brasil;  

 - discurso proferido na Assembleia Geral da ONU. 

 

3) An�lise do cap�tulo referente � PEB na Mensagem ao Congresso Nacional 

emitida pelo Presidente da Rep�blica. 
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   Por meio deste esfor�o de pesquisa, pretende-se agregar mais um elemento 

que permita mapear o comportamento do Estado brasileiro, bem como as �reas 

priorit�rias. 

 

4.4.1 Viagens Internacionais 

 

Com o intuito de tornar claro o contexto em que tais pronunciamentos foram 

realizados, conv�m aqui recordar o conceito de "Diplomacia Presidencial". Nesta, o 

presidente conduz pessoalmente a pol�tica externa atrav�s da defini��o de 

prioridades, al�m da participa��o nas negocia��es mais importantes. Trata-se de 

uma diplomacia de c�pula, com forte vi�s pol�tico, que mostra certa independ�ncia 

em rela��o � estrutura burocr�tica do Estado, institucionalizada e profissional 

(DANESE, 1999; MALAMUD, 2005; NEIVA & VILELA, 2011). Tal dimens�o da 

diplomacia ganhou for�a nos mandatos de Fernando Henrique e Lula. Ambos 

reduziram a depend�ncia que a Presid�ncia costumava ter do Itamaraty, passando a 

estabelecer uma agenda externa ativa e a dedicar um tempo maior a viagens 

internacionais (CASON & POWER, 2009). 

Coerente com o per�odo e espa�o geogr�fico abrangidos nesta tese, a tabela 

abaixo mostra as viagens internacionais realizadas pelo Presidente Lula, bem como 

os pa�ses subsaarianos cujos Chefes de Estado ou de Governo foram recebidos no 

Pal�cio do Planalto: 

 

Quadro 2 - Viagens presidenciais e recep��o de Chefes de Estado e de Governo de pa�ses da çfrica 
subsaariana                                                                                                                              (Continua) 
 

Ano Pa�ses Visitados Chefes de Estado e de 
Governo Recebidos 

 
 

2003 

çfrica do Sul 
Angola 
Mo�ambique 
Nam�bia 
S�o Tom� e Pr�ncipe 

çfrica do Sul 
Burkina Faso 
Cabo Verde 
Guin�-Bissau 
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Quadro 2 - Viagens presidenciais e recep��o de Chefes de Estado e de Governo de pa�ses da 
çfricasubsaariana                                                                                                           (Continua��o)  
                                                                                                                     

Ano Pa�ses Visitados Chefes de Estado e de 
Governo Recebidos 

 
2004 

Cabo Verde 
Gab�o 
S�o Tom� e Pr�ncipe 

Mo�ambique 

 
 
 

2005 

 
Camar�es 
Gana 
Guin�-Bissau 
Nig�ria 
Senegal 

Angola 
Botsuana 
Cabo Verde 
Djibuti 
G�mbia 
Nig�ria 
Rep�blica do Congo 
S�o Tom� e Pr�ncipe 

 
2006 

çfrica do Sul 
Botsuana 
Nig�ria 

çfrica do Sul 
Gana 

 
2007 

çfrica do Sul 
Angola 
Burkina Faso 
Rep�blica do Congo 

Benin 
Guin�-Bissau 
Mo�ambique 
Senegal 

2008 Gana 
Mo�ambique 

Guin� Equatorial 

 
 
 
 

2009 

 
 
 
C�pula Am�rica do Sul-çfrica 
(Venezuela) 

çfrica do Sul 
Cabo Verde 
Malaui 
Mo�ambique 
Nam�bia 
Nig�ria 
S�o Tom� e Pr�ncipe 
Serra Leoa 

 
 
 

2010 

çfrica do Sul 
Cabo Verde 
Guin� Equatorial 
Mo�ambique 
Qu�nia 
Tanz�nia 
Z�mbia 

çfrica do Sul 
Angola 
Camar�es 
Guin�-Bissau 
Lib�ria 
Mali 
Z�mbia 

Total 29 viagens 
19 pa�ses visitados 

37 recep��es 
22 pa�ses recebidos 

Fonte: Secretaria de Comunica��o Social da Presid�ncia da Rep�blica (2014). 

 

Segundo o jornal Folha de S�o Paulo, de 4 de dezembro de 2010, o 

Presidente Lula empregou cerca de 16% de seus mandatos no exterior (NEIVA & 

VILELA, 2011). Grande parte desse tempo foi dedicado � çfrica subsaariana, como 
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mostra a tabela acima. Foram 29 viagens no total, sendo 19 o n�mero de pa�ses 

visitados. Destes, chama a aten��o a densidade de visitas a determinados pa�ses. 

Nesse crit�rio, destacam-se, no per�odo estudado, a çfrica do Sul (4 visitas), 

Mo�ambique (3 visitas), Angola (2 visitas), Cabo Verde (2 visitas), Gana (2 visitas), 

Nig�ria (2 visitas) e S�o Tom� e Pr�ncipe (2 visitas). 

Outro dado relevante � a quantidade de Chefes de Estado ou de Governo 

recebidos no Brasil. Foram 37 recep��es, onde os representantes de 22 pa�ses 

subsaarianos compareceram ao Pal�cio do Planalto. Aqui, destacaram-se Cabo 

Verde (5 recep��es), çfrica do Sul (4 recep��es), Guin�-Bissau (3 recep��es), 

Mo�ambique (3 recep��es), seguidos de Angola, Nig�ria e S�o Tom� e Pr�ncipe, 

todos com 2 recep��es.  

Cruzando-se os dados acima, tem-se que a maior intera��o entre os Chefes 

de Estado ou de Governo no per�odo considerado deu-se com a çfrica do Sul, Cabo 

Verde, Mo�ambique, Angola, Nig�ria e S�o Tom� e Pr�ncipe. 

Ao longo dos 8 anos estudados, os eventos descritos acima geraram 84 

discursos do Presidente da Rep�blica13. Tomando-se como refer�ncia que os 

discursos variam de 3 a 11 p�ginas cada, chega-se � cifra de mais de 580 p�ginas, 

que representam a ret�rica oficial que passaremos a analisar na pr�xima se��o. 

 

4.4.2 Aprofundando-se na an�lise da ret�rica oficial atrav�s de seu conte�do 

 

Ainda pouco utilizado no Brasil (NEIVA & VILELA, 2011), o m�todo da an�lise 

de conte�do procura, por meio da dedu��o, desvendar as mensagens latentes e n�o 

aparentes, retidas por quaisquer comunica��es oficiais. Assim, destaca-se n�o 

somente aquilo que � dito de forma clara, mas tamb�m as ocorr�ncias simult�neas, 

as associa��es, bem como as aus�ncias (BARDIN, 1977). 

O prop�sito da an�lise em tela foi o de responder ao problema de pesquisa 

proposto nesta tese. Portanto, a metodologia aqui aplicada visou lan�ar luzes sobre 

a abordagem que a Presid�ncia da Rep�blica deu � aproxima��o com a çfrica 

(2003-2010), tentando captar o grau de prioridade atribu�do ao poder militar neste 

_____________ 
13Est�o inclusos os 3 discursos proferidos por ocasi�o da II C�pula Am�rica do Sul-çfrica e 1 discurso 
realizado durante reuni�o de instala��o da secretaria da respectiva c�pula. Ambos tiveram lugar na 
Venezuela, em 2009 e 2010, respectivamente. 
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desiderato. Para tanto, ap�s an�lise qualitativa conforme o m�todo elencado na 

se��o anterior, chegou-se � proposta das seguintes categorias: 

¥ Motiva��o para o Brasil buscar a inser��o na çfrica subsaariana (por que 

se inserir?); 

¥ Forma de inser��o (como se inserir?); e 

¥ Parceiros e regi�es priorit�rias (de quem se aproximar?). 

A seguir, veremos as an�lises relacionados �s categorias levantadas.  

 

4.4.2.1 An�lise da 1» Categoria: Por que se inserir? 

 

A an�lise tanto qualitativa quanto quantitativa do material coletado permitiu 

que as mensagens veiculadas fossem divididas em 3 subcategorias, a saber: 

¥ Afinidade cultural; 

¥ imperativo moral; e 

¥ interesse estrat�gico. 

Ao longo dos 92 discursos analisados, verificou-se 21 men��es � afinidade 

cultural entre os pa�ses africanos e o Brasil. Dessa forma, express�es como: "parece 

a Bahia", "influ�ncia africana na identidade nacional", "heran�a africana", "Brasil � a 

segunda maior na��o negra do mundo", "identidade coletiva", "idioma comum e 

"v�nculos culturais" ganharam destaque.  

A segunda subcategoria levantada foi o imperativo moral, ou seja, a obriga��o 

do Brasil de se aproximar do continente africano. Tr�s passagens sintetizam a 

mensagem presidencial: "somos os maiores devedores do continente africano" 

(SILVA, 2008, p.1), "d�vida hist�rica se paga com amizade e solidariedade" (SILVA, 

2005, p. 2) e "o Brasil deve estender a m�o aos que mais necessitam" (SILVA, 2004, 

p. 1).  

Tal obriga��o teria 3 motivos principais, segundo as fontes analisadas. A 

primeira seria a "d�vida hist�rica", express�o que apareceu 21 vezes nas falas 

presidenciais. O segundo motivo seria "a obriga��o de ajudar as na��es menos 

favorecidas", com 15 registros. Por fim, a terceira raz�o principal seria o 

estabelecimento de um "novo padr�o de rela��es internacionais mais solid�rio", 

citado 7 vezes em 7 anos de discursos. Ao todo, esta categoria foi mencionada 43 

vezes. 
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A �ltima subcategoria elencada em refer�ncia ao motivo da inser��o brasileira 

na çfrica foi o interesse estrat�gico. Aqui, observou-se a concentra��o do interesse 

nas �reas econ�mica e pol�tica.  

No campo econ�mico, a seguinte passagem reflete o cerne da ret�rica oficial: 

"transforma��es que fazem da çfrica um parceiro indispens�vel frente aos grandes 

desafios energ�ticos e ambientais do s�culo XXI" (SILVA, 2010, p.1). � relevante 

apontar a coocorr�ncia das express�es "parceria" e "necessidade estrat�gica", 

verificada em 15 passagens. Al�m disso, a "internacionaliza��o de empresas 

brasileiras", "atra��o de investimentos" e "diversifica��o de parceiros econ�micos" 

tamb�m aparecem como interesses brasileiros, totalizando 31 registros. 

Na esfera pol�tica, a aproxima��o seria motivada essencialmente pelo 

aumento da capacidade de articula��o em organismos internacionais (13 men��es) 

e o apoio � reforma do Conselho de Seguran�a da ONU (45 men��es), cuja 

consequ�ncia seria uma "ordem mundial mais justa e democr�tica". Vale o registro 

de que, nos 08 discursos proferidos na ONU no per�odo, o tema da reforma do 

Conselho de Seguran�a aparece em 06, sempre em coocorr�ncia com o 

multilateralismo.  

Ainda na arena pol�tica, outros motivos emergiram das falas oficiais, tais como 

a necessidade de uni�o frente � globaliza��o14 por meio da coopera��o Sul-Sul e a 

valoriza��o do multilateralismo, com 11 e 17 cita��es, respectivamente.  

Nesta subcategoria, registraram-se poucas men��es ao tema seguran�a e 

defesa. Nesse vi�s, a "solu��o pac�fica dos conflitos" aparece duas vezes; "a 

necessidade de paz e seguran�a para o desenvolvimento", outras duas; e "manter a 

paz dentro de nossas (do Brasil) fronteiras", apenas uma �nica vez.   

A seguinte cita��o ressalta essa abordagem: "historicamente a gente 

esqueceu a çfrica durante muito tempo e n�s queremos resgatar do ponto de vista 

pol�tico, cultural, econ�mico, comercial" (SILVA, 2005, p. 4). A aus�ncia de men��o 

ao resgate do relacionamento na �rea de seguran�a e defesa � digna de registro. 

Tal ocorre v�rias vezes ao longo do per�odo estudado. 

O quadro abaixo apresenta as an�lises acima de forma resumida. 

 

_____________ 
14Nos discursos oficiais analisados, a globaliza��o � vista como fonte de conflitos, conforme prop�e 
Nye: "globaliza��o que acirra desigualdades sociais e econ�micas". (SILVA, 2005, p. 3). 
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Quadro N¼ 3 - Categoria 1: Por que se inserir na çfrica?                                                         

Categoria 1 Subcategorias Express�es Relacionadas Ocorr�ncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motiva��o 
para o 
Brasil 

buscar a 
inser��o na 

çfrica 
subsaariana  

(Por que  
se inserir?) 

 
 
 
 

Afinidade 
cultural 

Parece a Bahia  03 

Influ�ncia africana na identidade 
nacional 

02 

Heran�a africana 02 
Brasil � a segunda maior na��o 
negra do mundo 

03 

Identidade coletiva 03 
Idioma comum  05 
V�nculos culturais 03 
Total 21 

 
 

Imperativo 
moral 

D�vida hist�rica 21 
Obriga��o de ajudar as na��es 
menos favorecidas 

15 

Novo padr�o de rela��es 
internacionais mais solid�rio 

07 

Total 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesse 
estrat�gico 

Parceria e necessidade 
estrat�gica  

15 

Internacionaliza��o de empresas 
brasileiras 

09 

Atra��o de investimentos   19 
Diversifica��o de parceiros 
econ�micos 

03 

Aumento da capacidade de 
Articula��o em organismos 
internacionais 

13 

Reforma do Conselho de 
Seguran�a da ONU 

45 

Coopera��o Sul-Sul 11 
Promo��o do Multilateralismo 17 
Solu��o pac�fica dos conflitos 02 
Necessidade de paz e seguran�a 
para o desenvolvimento 

02 

Manter a paz dentro de nossas 
(do Brasil) fronteiras 

01 

Total 124 
Fonte: o autor 
 

4.4.2.2 An�lise da 2» Categoria: Como deve ser a inser��o? 

 

"Nossa rela��o tem que ter um componente chamado solidariedade, chamado 

parceria e chamado at� gratid�o" (SILVA, 2006, p. 2). Pode-se tomar o trecho citado 
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como uma s�ntese do modelo de inser��o almejado pelo Chefe do Poder Executivo 

nacional no per�odo em estudo. 

Com foco na segunda categoria, as mensagens veiculadas podem ser 

grupadas nas seguintes subcategorias: 

¥ Inser��o baseada em valores; 

¥ inser��o baseada no interesse econ�mico; 

¥ �reas priorit�rias de coopera��o t�cnica; e 

¥ coopera��o militar. 

Pela an�lise dos textos, conclui-se que os valores que norteiam a inser��o 

nacional na çfrica concentram-se principalmente em torno da solidariedade, 

coopera��o e democracia. Estes tr�s valores apresentam converg�ncia, sobretudo 

no respeito � contribui��o para o desenvolvimento social e fortalecimento das 

institui��es. Juntos, tais conceitos somaram 92 repeti��es nos 92 textos analisados. 

Outra caracter�stica apontada pela pesquisa � a men��o desses valores em 

praticamente todos os discursos, sendo que houve mais de um registro em 

determinadas ocasi�es. "N�s n�o queremos explor�-los, n�s n�o queremos fazer 

escravos" (SILVA, 2005, p.5) mostra a tend�ncia da conduta brasileira ao se 

relacionar com os pa�ses do continente negro. 

O respeito � autodetermina��o das na��es africanas tamb�m aparece como 

um valor bastante cultuado na ret�rica oficial e que deveria servir de guia para as 

a��es brasileiras no relacionamento no al�m-mar. Aqui, agrega-se ainda o rep�dio � 

busca por hegemonia e �s atitudes imperialistas, como aquelas que pretendem 

impor formas de agir. Totalizando 27 cita��es, express�es como "di�logo", 

"parceria", "n�o intervencionismo", "aprender juntos" e "Brasil n�o interfere para 

deixar os africanos resolverem" pontuam as falas presidenciais. 

Ainda no campo dos valores, os textos transparecem certa preocupa��o com 

a assimetria econ�mica entre çfrica e Brasil, marcando 13 registros. "Levando em 

conta os desequil�brios entre as economias" e "abertura do mercado brasileiro para 

os produtos africanos" s�o frases que refletem essa ideia. 

Outro dado levantado � a constante associa��o da Am�rica do Sul � çfrica, 

com 15 men��es. Tal dado refor�a o paradigma da coopera��o Sul-Sul como forma 

de inser��o internacional brasileira. 
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Embora, � luz da ret�rica oficial, o Brasil deva se inserir na çfrica observando, 

sobretudo, alguns valores nominados acima, o interesse econ�mico tamb�m se 

sobressai na an�lise. Com 47 cita��es, este n�o pode ser desprezado.  

Assim, a internacionaliza��o de empresas brasileiras ganha destaque nas 

falas, sendo repetida individualmente 18 vezes. Depois vem o aumento do com�rcio 

e dos investimentos, com 17, e obras de infraestrutura com 12. Na �rea empresarial 

o destaque vai para a Vale do Rio Doce, cujas men��es alcan�aram 9 discursos. 

Outras empresas citadas foram a EMBRAPA, Fio Cruz, Camargo Corr�a, Petrobr�s 

e Marcopolo. Isto corrobora o paradigma de inser��o do Estado Log�stico, citado na 

revis�o te�rica desta tese. 

No dom�nio da coopera��o t�cnica, o estudo permitiu perceber de forma clara 

as �reas priorit�rias. A colabora��o na esfera econ�mica lidera no placar de 

cita��es, marcando nada menos do que 64 pontos. Em seguida v�m as �reas de 

educa��o, cultura e esporte, com 47 men��es. A Sa�de merece destaque, haja vista 

ter, individualmente, obtido nada menos do que 27 registros nas falas oficiais.  

Por �ltimo, aparecem os temas relacionados � seguran�a e defesa, com 

apenas 17 ocorr�ncias ao longo dos 92 textos analisados. Faz-se mister ressaltar 

que, nesta subcategoria, levou-se em considera��o quaisquer men��es que se 

aproximassem do tema, mesmo que n�o abordassem diretamente o dom�nio militar 

de coopera��o e sugerissem mero exerc�cio de ret�rica como a "necessidade de paz 

para o desenvolvimento das na��es africanas". 

Ap�s o mapeamento das �reas priorit�rias, lan�ou-se uma lupa sobre as 17 

men��es pr�ximas do tema seguran�a e defesa a fim de compreender melhor a 

ret�rica oficial acerca do assunto. De fato, verificou-se que express�es gen�ricas, 

como a elencada acima, s�o as mais recorrentes. Outros exemplos: "sem paz, nada 

se constr�i", "esses objetivos s� se tornar�o realidade se tivermos paz e seguran�a". 

Tais alocu��es foram grupadas na subcategoria coopera��o militar, que, por sua 

vez, foi dividida em itens: 

¥ Promo��o da estabilidade e preven��o de conflitos, com 11 men��es; 

¥ Fortalecimento da ZOPACAS, citado 07 vezes; 

¥ Reestrutura��o de For�as Armadas de pa�ses africanos e forma��o de 

recursos humanos (inclusive em miss�es de paz), com 04 cita��es; 

¥ Coopera��o naval com a Nam�bia, com 03 registros; 
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¥ Demarca��o de plataforma mar�tima, com 02 registros; 

¥ Apoio pol�tico e log�stico �s miss�es de paz na çfrica (Angola, 

Mo�ambique e RDC), mencionado 02 vezes; 

¥ Envio de militares para miss�es de paz na çfrica, com 01 men��o; e 

¥ combate ao crime organizado transnacional, com 01 cita��o. 

Os dados mostram a preocupa��o com a estabilidade do entorno estrat�gico 

brasileiro, ao refor�ar o desejo de preven��o de conflitos e de fortalecimento da 

ZOPACAS. Entretanto, no discurso de lan�amento da Estrat�gia Nacional de Defesa 

(END), realizado em 2008, nenhuma refer�ncia � coopera��o militar com a çfrica foi 

feita. 

Uma aus�ncia digna de nota � a institui��o Ex�rcito Brasileiro. Em nenhum 

momento o ex-presidente Lula se refere a ela, ao contr�rio do que ocorre com a 

Marinha do Brasil, sempre associada � coopera��o naval.  

Outro dado que salta aos olhos � uma �nica refer�ncia ao esfor�o feito pelo 

Estado brasileiro na contribui��o com os esfor�os de pacifica��o em Angola e 

Mo�ambique. Al�m disso, percebe-se que uma �nfase maior � dada na contribui��o 

pol�tica e log�stica com as miss�es de paz na çfrica, do que propriamente enviando 

peacekeepers.  

At� mesmo nos pr�prios discursos realizados na ONU, a men��o ao envio de 

tropas para miss�es de paz � discreta. Aqui, nota-se que a mensagem de 

fortalecimento institucional da ONU aparece em coocorr�ncia com o rep�dio ao uso 

da for�a15, alcan�ando 03 cita��es em 08 discursos. 

Ainda nas falas realizadas na ONU, n�o h� qualquer men��o � coopera��o 

no campo militar envolvendo pa�ses da çfrica, embora a aproxima��o com o 

continente do outro lado do Atl�ntico apare�a 05 vezes, em coocorr�ncia com o 

combate � fome. Mais uma vez o destaque est� em outras �reas que n�o a de 

defesa. 

As mensagens ao Congresso Nacional s�o ainda mais contundentes nesse 

aspecto. Ao longo de 8 comunicados, a aus�ncia de men��o expl�cita � coopera��o 

militar � uma constante, o que n�o ocorre com as �reas da economia, pol�tica, 

cultura, sa�de, ci�ncia e tecnologia. Tal fato ocorreu em 2003, 2005, 2006 e 2007. 

_____________ 
15Nesta passagem pode-se fazer uma liga��o com o Cap�tulo 4, item 4.1, onde este autor exp�e a 
base conceitual de sustenta��o da PEB. 
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Duas exce��es foram no comunicado de 2008, onde aparece a coopera��o militar 

com Guin�-Bissau, e na de 2010, onde aparece que foi poss�vel naquele ano 

avan�ar nos "contatos na �rea de defesa". Al�m disso, na Mensagem ao Congresso 

Nacional de 2007 h� um destaque para os pa�ses com quem o Brasil mant�m 

coopera��o militar16. Nenhum pa�s africano foi citado na lista.   

Assim, os dados mostram que, no dom�nio da coopera��o militar, o 

comprometimento � mais reticente do que em outras �reas, como economia, sa�de 

e educa��o. Embora haja uma certa sinaliza��o de poss�veis contribui��es na 

indu��o de capacidades via forma��o de recursos humanos, tanto na participa��o 

na reestrutura��o de FA, quanto na coopera��o naval ampla, o envolvimento direto, 

como o envio de tropas, por exemplo, � pouco mencionado. Na ONU, o tema n�o 

ganhou relev�ncia, aparecendo de forma discreta. Nas mensagens ao Congresso 

Nacional, somente a partir de 2008 nota-se alguma luz sobre o assunto, com 

refer�ncias � coopera��o militar com Guin�-Bissau, � opera��o Felino e � reuni�o 

dos Ministros da Defesa da CPLP. 

 

 

Quadro N¼ 4 - Categoria 2 - Como deve ser a inser��o na çfrica?                                         (Continua) 

Categoria 2 Subcategorias Express�es Relacionadas Ocorr�ncias 
  Defesa de valores democr�ticos 

e fortalecimento institucional 
22 

Respeito � autodetermina��o das 
na��es africanas, rep�dio ao 
imperialismo e � hegemonia 

27 

Equil�brio econ�mico 13 
Em conjunto com pa�ses da 
Am�rica do Sul 

15 

Inser��o 
baseada no 

interesse 
econ�mico 

Internacionaliza��o das 
empresas brasileiras 

18 

Aumento do com�rcio e 
investimentos 

17 

Obras de infraestrutura 12 
çreas 

priorit�rias de 
coopera��o 

t�cnica 

Economia 64 
Sa�de 27 
Educa��o, cultura e esportes 47 
Seguran�a & defesa 17 

_____________ 
16 "Destacam-se, entre os pa�ses com os quais se manteve relacionamento de coopera��o militar, o 
Peru, a Argentina, o Chile, o Reino Unido, a Fran�a, a Col�mbia e os Estados Unidos da Am�rica" 
(BRASIL, 2007, p. 191). 
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Quadro N¼ 4 - Categoria 2 - Como deve ser a inser��o na çfrica?                           (Continua��o) 

Categoria 2 Subcategorias Express�es Relacionadas Ocorr�ncias 
 
 
 
 
 

Forma de 
inser��o 
(Como se 
inserir?) 

 

 
 
 
 
 

Coopera��o 
militar 

Promo��o da estabilidade e 
preven��o de conflitos 

11 

Reestrutura��o de For�as 
Armadas de pa�ses africanos e 
forma��o de recursos humanos 
(inclusive em miss�es de paz) 

 
04 

Apoio pol�tico e log�stico �s 
miss�es de paz na çfrica 
(Angola, Mo�ambique e RDC) 

 
02 

Envio de militares para miss�es 
de paz na çfrica 

01 

Coopera��o naval com a 
Nam�bia 

03 

Demarca��o da plataforma 
mar�tima 

02 

Fortalecimento da ZOPACAS 07 
Combate ao crime organizado 
transnacional 

01 

Fonte: o autor 

 

4.4.2.3 An�lise da 3» Categoria: Onde se inserir e de quem se aproximar? 

 

Esta categoria foi agrupada em 2 subcategorias: 

¥ Regi�es de interesse; e 

¥ parceiros estrat�gicos. 

A presente an�lise de conte�do n�o se mostrou t�o �til para mapear as 

regi�es mais presentes nos discursos oficiais. Embora com um n�mero baixo de 

ocorr�ncias (apenas duas cita��es) nos discursos presidenciais, os pa�ses de l�ngua 

portuguesa s�o os mais lembrados quando se fala em aproxima��o com a çfrica 

subsaariana.  

J� nas Mensagens ao Congresso Nacional, fica n�tida a prefer�ncia pela 

çfrica Austral e pa�ses da CPLP. Na comunica��o de 2004, inclusive, h� uma 

cita��o direta: "no esfor�o de reconstru��o da pol�tica exterior brasileira tem sido 

atribu�da import�ncia capital �s rela��es do Brasil com a çfrica, em especial com a 

çfrica Austral e os pa�ses de l�ngua portuguesa". (BRASIL, 2004, p. 206). Nesse 

mesmo ano h�, ainda, a men��o da cria��o de adit�ncias de defesa na Nig�ria, 

Mo�ambique e Nam�bia. 
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Nos discursos proferidos por ocasi�o da abertura dos debates na Assembleia 

Geral da ONU, n�o h� nada digno de registro sobre o tema abordado. 

 Por outro lado, os parceiros estrat�gicos ficaram bem evidenciados. çfrica do 

Sul e Angola s�o aqueles que lideraram o n�mero de cita��es, marcando 05 e 04 

men��es cada. Inclusive, a primeira foi a �nica na��o apontada nominalmente como 

tendo havido aprofundamento significativo da parceria estrat�gica nas Mensagens 

ao Congresso Nacional (BRASIL, 2006).  

Logo em seguida vem Mo�ambique, com duas e por �ltimo a Nig�ria, com 

uma. Conv�m explicar que, nesta subcategoria, foram computadas cita��es onde as 

palavras "parceria de longo prazo" ou "parceria estrat�gica" se associavam com o 

pa�s mencionado. Cabe ressaltar que nenhum outro pa�s africano foi citado nesse 

contexto, exceto os assinalados acima. 

O quadro abaixo mostra um resumo do que foi tratado. 

 

Quadro N¼ 5 - Categoria 3 - Onde se inserir e de quem se aproximar?                                   

Categoria 3 Subcategorias Express�es Relacionadas Ocorr�ncias 
 

Parceiros e 
regi�es 

priorit�rias 
(de quem se 
aproximar?) 

 

 
Regi�es de 
interesse 

Em especial com pa�ses de 
l�ngua portuguesa 

02 

Nam�bia como plataforma para 
empresas brasileiras 

01 

 
Parceria 

estrat�gica 

çfrica do Sul 04 
Angola 04 
Mo�ambique 02 
Nig�ria 01 

Fonte: o autor. 
 

Assim, a an�lise de conte�do da ret�rica presidencial permitiu concluir que a 

aproxima��o do Brasil com a çfrica subsaariana � motivada pela afinidade cultural, 

pelo imperativo moral de retribui��o pelo passado escravista e pelo interesse 

estrat�gico. Este visa tanto a diversifica��o de conex�es econ�micas, dentro de um 

quadro de aprofundamento do fen�meno da interdepend�ncia, quanto o apoio para 

uma melhor distribui��o de poder na cena internacional em meio � crescente 

multipolaridade.  

A base dessa inser��o � uma conduta calcada no interesse econ�mico, mas 

tamb�m em valores como solidariedade, autodetermina��o, n�o-interven��o, 

democracia e coopera��o, tendo como foco principal a çfrica austral e pa�ses 
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africanos de l�ngua oficial portuguesa. çfrica do Sul e Angola s�o apontados como 

parceiros preferenciais. 

No campo da coopera��o, sobressaem a sa�de, agricultura, economia, 

ci�ncia, tecnologia e educa��o. H� pouca �nfase, sobretudo nos discursos 

presidenciais, ao ramo militar da coopera��o t�cnica. Mesmo a participa��o em 

miss�es de paz sob os ausp�cios da ONU n�o recebe qualquer destaque, o que 

mostra o distanciamento da Presid�ncia da Rep�blica de temas relacionados � 

seguran�a e defesa. Na vis�o de Paulo Visentini (2013), o grupo pol�tico que 

chefiava a administra��o federal no per�odo estudado mostrava dificuldades de 

exercer uma pol�tica externa africana mais assertiva na agenda de defesa. Tal grupo 

apresentava dificuldade de sustentar o custo pol�tico da associa��o de seu governo 

com o comportamento de Òpot�ncias imperialistasÓ; compara��o esta que seria 

inevit�vel por setores da sociedade brasileira. 

O tema da coopera��o ser� aprofundado na pr�xima se��o.   

 

4.5 COOPERA�ÌO BRASILEIRA NA çFRICA 

 

Conforme abordado nas se��es anteriores, a aproxima��o do Brasil com a 

çfrica deu-se no contexto da coopera��o sul-sul, onde Bras�lia, por interm�dio de 

contundente ret�rica oficial, procurou aumentar sua autonomia na arena global 

atrav�s da promo��o de um multilateralismo que lhe permitisse maior participa��o. 

Para tanto, uma das ferramentas utilizadas foi a coopera��o t�cnica, capitaneada 

pela ABC.  

Dentro da estrutura do Estado brasileiro, a ABC possui amplas compet�ncias 

na �rea de coopera��o. � respons�vel por identificar, elaborar, negociar, aprovar a 

execu��o, coordenar e financiar a coopera��o t�cnica prestada a pa�ses em 

desenvolvimento. Interage constantemente com as mais de 70 institui��es 

brasileiras envolvidas com projetos, bem como com as Embaixadas do Brasil, que 

servem de canais de comunica��o com os Governos locais. Atualmente a ABC 

executa projetos em 81 pa�ses (BRASIL, 2014). 

Conceitualmente, a coopera��o t�cnica brasileira constitui-se em um dos 

eixos priorit�rios da PEB. Voltada para pa�ses em desenvolvimento, visa forjar 
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parcerias de longo prazo, semeando capacidades para o desenvolvimento aut�nomo 

(BRASIL, 2014).  

Acerca dos princ�pios norteadores da atividade, a ABC expressa-se 

oficialmente da seguinte maneira: 

 

A coopera��o t�cnica sul-sul brasileira caracteriza-se pela transfer�ncia de 
conhecimentos, pela �nfase na capacita��o de recursos humanos, pelo 
emprego de m�o-de-obra local e pela concep��o de projetos que 
reconhe�am as peculiaridades de cada pa�s. Realiza-se com base na 
solidariedade que marca o relacionamento do Brasil com outros pa�ses em 
desenvolvimento. Fundamenta-se no princ�pio constitucional da coopera��o 
entre os povos para o progresso da humanidade. A coopera��o t�cnica 
brasileira � livre de condicionalidades e constru�da a partir da manifesta��o 
de interesse de parte dos parceiros (Òdemand drivenÓ). O Brasil n�o se 
considera um "emerging donor". Isso faz com que a rela��o do Brasil com 
outras partes n�o seja caracterizada pela coordena��o entre doadores. O 
Brasil considera que a coopera��o sul-sul n�o � uma ajuda (ÒaidÓ), mas sim 
uma parceria na qual as partes envolvidas se beneficiam, ou seja, adota o 
princ�pio da horizontalidade na coopera��o17. (BRASIL, 2013). 

 
Embora o maior n�mero de demandas por coopera��o concentre-se em 

agricultura, sa�de, educa��o e forma��o profissional (SANTOS, SARAIVA, 

VISENTINI, 2012), a carteira de projetos da ABC na çfrica contempla muitas outras 

�reas, como governo eletr�nico, administra��o p�blica, meio ambiente, tecnologia 

da informa��o, artesanato, cooperativismo, empreendedorismo, preven��o de 

acidentes de trabalho, desenvolvimento urbano, saneamento b�sico, 

biocombust�veis, transporte a�reo, turismo, justi�a, cultura, com�rcio exterior, 

direitos humanos e esportes. 

Desde 2008 a ABC tem adotado uma nova estrat�gia de a��o para a 

coopera��o sul-sul do Brasil, privilegiando a ado��o de projetos estruturantes que 

assegurem maior sustentabilidade e ganhos sociais para os pa�ses benefici�rios. 

Ademais, facilita-se a mobiliza��o de mais institui��es brasileiras no processo, tais 

como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu�ria (EMBRAPA), Servi�o 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Funda��o Osvaldo Cruz, entre outras 

(BRASIL, 2010).  

_____________ 
17 BRASIL. Minist�rio das Rela��es Exteriores. Coopera��o t�cnica internacional. Bras�lia, 2013. 
Dispon�vel em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/cooperacao-tecnica. Acesso em 27/10/2013. 
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Segundo o relat�rio da ABC sobre a coopera��o t�cnica brasileira para a 

çfrica, lan�ado em 2010, 55%18 dos recursos alocados para essa finalidade 

privilegiavam os pa�ses de l�ngua oficial portuguesa (Angola, Mo�ambique, Guin�-

Bissau, S�o Tom� e Pr�ncipe e Cabo Verde). Ainda, prossegue o documento, em 

2010 estavam previstas mais de 300 iniciativas, cujos valores giravam em torno de 

65 milh�es de d�lares, envolvendo 37 pa�ses africanos. 

 A figura abaixo fornece clara vis�o sobre o tema: 

 

Figura 1 Ð coopera��o t�cnica internacional brasileira 

 
Fonte: ABC, dispon�vel em: http://www.abc.gov.br 
 

O quadro abaixo mostra os acordos vigentes firmados entre o Brasil e pa�ses 

em desenvolvimento da çfrica subsaariana: 

 
Quadro N¼ 6 Ð Acordos Vigentes da Coopera��o T�cnica entre Pa�ses em Desenvolvimento da çfrica 
Subsaariana.                                                                                                                         (Continua) 

Pa�s/Acordo Ano 
çfrica do Sul  - Acordo de Coopera��o T�cnica 2003 
Angola 
Acordo de Coopera��o Econ�mica, Cient�fica e T�cnica 

 
1981 

Benin 
Acordo de Coopera��o T�cnica 

 
1972 

Botsuana 
Acordo de Coopera��o T�cnica 

 
2009 

Burkina Faso 
Acordo de Coopera��o T�cnica 

 
2005 

Cabo Verde 
Acordo B�sico de Coopera��o Cient�fica e T�cnica 

 
1977 

Camar�es 
Acordo de Coopera��o T�cnica 

 
1972 

 

_____________ 
18 Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/temas/cooperacao-tecnica. Acesso em 27/10/2013. 



76 

 

 

Quadro N¼ 6 Ð Acordos Vigentes da Coopera��o T�cnica entre Pa�ses em Desenvolvimento da 
çfrica Subsaariana.                                                                                                            (Continua) 
 Pa�s/Acordo Ano 
Costa do Marfim 
Acordo de Coopera��o T�cnica e Cient�fica 
 

 
1972 

Gab�o 
Acordo B�sico de Coopera��o T�cnica e Cient�fica 
Acordo de Coopera��o T�cnica e Cient�fica entre o Governo da Rep�blica 
Federativa do Brasil e o Governo da Rep�blica Gabonesa 
 

 
1974 
1975 

Gana 
Acordo B�sico de Coopera��o T�cnica e Cient�fica 
 

 
1974 

Guin� Bissau 
Acordo B�sico de Coopera��o T�cnica e Cient�fica 
 

 
1978 

Mali 
Acordo de Coopera��o Cultural, Cient�fica e T�cnica 
 

 
1981 

Mo�ambique 
Acordo para Implementa��o do Projeto "Implanta��o de um Centro de 
Forma��o Profissional para Escrit�rios e Administra��o" em Mo�ambique 
Acordo Geral de Coopera��o 
Acordo de Coopera��o Cient�fica, T�cnica e Tecnol�gica 
 

 
1980 

 
1981 
1989 

Nam�bia 
Acordo B�sico de Coopera��o T�cnica 
 

 
1995 

Nig�ria 
Acordo de Coopera��o Econ�mica, Cient�fica e T�cnica 
 

 
1979 

Qu�nia 
Acordo de Coopera��o T�cnica 
 

 
1973 

S�o Tom� e Pr�ncipe 
Acordo Geral de Coopera��o entre o Governo da Rep�blica Federativa do 
Brasil e o Governo da Rep�blica Democr�tica de S�o Tom� e Pr�ncipe 
 

 
1974 

Senegal 
Acordo B�sico de Coopera��o T�cnica 
 

 
1972 

Togo 
Acordo B�sico de Coopera��o T�cnica e Cient�fica entre o Governo da 
Rep�blica Federativa do Brasil e o Governo da Rep�blica Togolesa 
 

 
1972 

Zaire 
Acordo de Coopera��o T�cnica e Cient�fica 

 
1973 

Fonte: http://www.abc.gov.br/CooperacaoTecnica/AcordosVigentes/CGPD 
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Da an�lise dos dados da coopera��o t�cnica brasileira fornecidos pela ABC, 

dentre os 23 acordos listados acima, as seguintes a��es contemplavam a �rea de 

seguran�a e defesa: 

 

Quadro N¼ 7 Ð A��es na �rea de seguran�a e defesa no quadro da coopera��o t�cnica com pa�ses 
da çfrica subsaariana. 

Pa�s A��o îrg�os Envolvidos 
 

Angola 
Instala��o de um centro 

m�dico militar 
Minist�rio da Sa�de e 

Universidade Federal de Minas 
Gerais 

 
 

Guin�-Bissau 
Instala��o de um centro de 

forma��o de for�as de 
seguran�a 

 

 
Minist�rio da Justi�a e Pol�cia 

Federal 

 
Mo�ambique 

Instala��o de um centro de 
capacita��o de oficiais 

 

Minist�rio da Defesa e Ex�rcito 
brasileiro 

S�o Tom� e 
Pr�ncipe 

Instala��o de um centro de 
capacita��o de oficiais 

 

ABC, Minist�rio da Defesa, 
Minist�rio das Rela��es 

Exteriores e Ex�rcito brasileiro 
 

S�o Tom� e 
Pr�ncipe 

Miss�o de prospec��o para 
estabelecer projeto de 

coopera��o t�cnica na �rea 
da justi�a e pol�cia criminal 

 
ABC, Minist�rio da Defesa, 

Minist�rio das Rela��es 
Exteriores 

Fonte: http://www.abc.gov.br/Content/abc/docs/CatalogoABCAfrica2010_P.pdf 
  

 

Conforme dados obtidos junto � Ger�ncia de çfrica e çsia da ABC, o 

or�amento para a coopera��o t�cnica na �rea militar com pa�ses africanos para os 

anos de 2009 e 2010 foi da ordem de US$ 994.430,6519, abrangendo Angola, 

Mo�ambique, Guin�-Bissau, Cabo Verde e S�o Tom� e Pr�ncipe. Tais dados, 

quando confrontados com um or�amento de mais de 65 milh�es previstos para 

2010, envolvendo 37 pa�ses, sugerem, ao menos do ponto de vista da aloca��o de 

recursos, pequeno esfor�o na coopera��o t�cnica na �rea de defesa (1,52%). 

Como argumenta Stolte (2012), com a mudan�a do papel do Brasil de 

receptor para pa�s doador de recursos e expertise por meio do seu sucesso no 

desenvolvimento nos �ltimos anos, o pa�s se v� mais comprometido com a 

_____________ 
19 Fonte: dados fornecidos pela Ger�ncia de çfrica e çsia da ABC em 19/12/2013.  
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resolu��o de problemas globais. Assim, empunhando a bandeira do combate � 

fome, pobreza, promo��o da sa�de, o Brasil busca, com isso, aumentar seu capital 

pol�tico, pretendendo ser reconhecido como grande pot�ncia e poder influir nas 

principais quest�es mundiais. Nesse contexto, insere-se a pol�tica africana, que 

objetiva exportar um modelo de desenvolvimento para seu entorno estrat�gico que 

aborda de forma integrada a seguran�a, o plano socioecon�mico e o fortalecimento 

institucional (CARDOSO, 2011). 

De tudo o que foi exposto no presente cap�tulo, verifica-se que a inser��o 

brasileira na çfrica se d�, preferencialmente: 

¥ via mercado, pela internacionaliza��o de grandes empresas nacionais 

nas �reas de energia, minera��o e constru��o civil (Petrobr�s, Odebrecht, Vale); e 

¥ via coopera��o t�cnica, nas �reas de sa�de, agricultura, energia 

(Funda��o Oswaldo Cruz, EMBRAPA). 

Ou seja, o pa�s aborda sua inser��o na çfrica subsaariana pelo prisma do 

"estado log�stico", onde este age como catalisador entre os setores produtivos de 

sua sociedade e diversas institui��es governamentais, privilegiando a coopera��o e 

procurando parceiros de longo prazo. Bras�lia busca, ainda, proje��o de poder 

brando, que agregue aos parceiros aquilo que considera seu "entorno estrat�gico", 

desenvolvimento socioecon�mico e a melhoria das institui��es.  

Em contrapartida, assegura a diversifica��o de parcerias econ�micas, 

mercados para seus produtos, fontes de recursos naturais e, sobretudo, capital 

pol�tico. N�o age de forma desinteressada, mas n�o se comporta como uma 

pot�ncia usurpadora das riquezas locais (STOLTE, 2012).  

Entretanto, no campo da coopera��o t�cnica, os dados mostram menor 

�nfase na �rea de Defesa, com bom potencial para ser explorado. O pr�ximo 

cap�tulo vai descortinar um pouco mais este assunto, examinando os pormenores 

deste ramo da coopera��o internacional brasileira. 
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5 A COOPERA�ÌO T�CNICA BRASIL-çFRICA NA çREA DE DEFESA NA  

   PERSPECTIVA DO MD 

 

O cap�tulo anterior descortinou a PEB voltada para a çfrica. Por meio da 

integra��o de aspectos da teoria das RI, vis�es acad�micas relacionadas ao tema e 

da an�lise de conte�do de fontes prim�rias, verificou-se o grau de import�ncia 

conferido � inser��o brasileira no continente africano entre 2003-2010 e como foi 

conduzida pela mais alta inst�ncia decis�ria em pol�tica externa do per�odo. 

Entretanto, os dados comprovaram que o ramo de coopera��o na �rea da defesa 

n�o teve o mesmo destaque. 

A proposta deste cap�tulo � a de analisar outro ator significativo, que exerce 

inger�ncia sobre o EB. Este � o MD, criado em 10 de junho de 1999, ainda em 

processo de matura��o. N�o se pode resolver o problema de pesquisa proposto 

sem abord�-lo.  

Portanto, abordar-se-� aspectos relacionados tanto � an�lise dos acordos de 

coopera��o em defesa em si, quanto aos levantados por meio de entrevistas e 

question�rios aplicados a integrantes do �rg�o e conforme detalhamento contido no 

cap�tulo 2. 

 

5.1 ACORDOS DE COOPERA�ÌO NO DOMêNIO DA DEFESA 

 

5.1.1 Aspectos conceituais 

 

Em conformidade com o item 4.5 do cap�tulo anterior, a coopera��o t�cnica 

brasileira voltada para a çfrica apresenta poucas a��es no ramo da defesa. 

Contudo, o aprofundamento da pesquisa remeteu para os acordos de coopera��o 

no dom�nio da defesa, envolvendo atores como a Presid�ncia da Rep�blica, o MRE 

e o MD.  

Conceitualmente, tais acordos s�o enquadrados como um ato internacional, 

que � todo instrumento pelo qual um sujeito de Direito Internacional P�blico (no 

caso, o Estado) assume obriga��es e adquire direitos, por escrito, sobre 

determinada mat�ria, perante outros sujeitos de Direito Internacional. 
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A Constitui��o Federal estipula que � compet�ncia privativa do Presidente da 

Rep�blica celebrar atos internacionais em nome do Governo brasileiro (Art. 84, VIII). 

Ainda, a Lei Magna determina que tais atos estejam sujeitos ao referendo do 

Congresso Nacional, a quem cabe resolver definitivamente sobre tratados, acordos 

e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos ao patrim�nio 

nacional (art. 49, inciso I). 

O MRE est� investido pelo Direito p�trio de atribui��es para negociar e 

celebrar, com a coopera��o de outros �rg�os interessados, tratados, acordos e 

outros tipos de atos internacionais.  

No �mbito do MD, a an�lise final dos textos de atos internacionais de 

interesse da Defesa que exigirem delega��o de plenos poderes do Presidente da 

Rep�blica, bem como o processamento e o acompanhamento dos tr�mites 

administrativos inerentes � sua celebra��o, junto ao MRE, ser�o de 

responsabilidade da Secretaria de Pol�tica, Estrat�gia e Assuntos Internacionais, 

dentro da sua �rea de compet�ncia. 

A celebra��o de anexos aditivos, de ajustes ou de protocolos 

complementares, que venham a fazer parte de atos internacionais celebrados e 

neles previstos, exigir� ÒCarta de Plenos PoderesÓ e ser� conduzida de acordo com 

o previsto no par�grafo acima.  

Os documentos espec�ficos de implementa��o ou execu��o (entendimentos 

t�cnicos, programas de implementa��o, mecanismos reguladores, entre outros), 

ser�o celebrados pelos �rg�os interessados. 

De uma forma geral, todos os acordos de coopera��o no dom�nio da defesa 

analisados possuem um roteiro que os torna muito parecidos em conte�do. 

Pequenas s�o as diferen�as, fruto da negocia��o entre as partes. 

Chamou a aten��o que todos estes atos internacionais, logo em seus 

primeiros artigos, traziam as formas em que tal coopera��o se daria. Elas podem ser 

lidas abaixo: 

a) visitas m�tuas por delega��es de representantes de alto n�vel do setor de 

defesa, � entidade civis ou militares;   

b) reuni�es entre as institui��es equivalentes de defesa;  

c) forma��o de quadros e pessoal t�cnico-militar, nos estabelecimentos de 

ensino das Partes; 
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d) interc�mbio de instrutores e estudantes de institui��es militares;  

e) promo��o de a��es conjuntas de treino e instru��o militar, exerc�cios 

militares conjuntos, bem como a correspondente troca de informa��o; 

f) consultoria no dom�nio do emprego do armamento e t�cnica militar, bem 

como outras �reas de interesse militar ou t�cnico-militar; 

g) implementa��o e desenvolvimento de programas e projetos de aplica��o 

de tecnologia de defesa, com a possibilidade de participa��o de entidades militares 

e civis de n�vel estrat�gico; 

h) fornecimento, manuten��o, repara��o e moderniza��o de armamento e 

t�cnica militar; 

i) realiza��o de pesquisas cient�ficas e trabalhos de constru��o experimental 

para a cria��o e produ��o de armamento e t�cnica militar; 

j) facilita��o de iniciativas comerciais relativas a materiais e servi�os 

relacionados � �rea da defesa; 

k) participa��o como observadores em manobras e outros exerc�cios militares 

nacionais; 

l) visita de navios de guerra e aeronaves militares; 

m) interc�mbio de delega��es e troca de experi�ncias; 

n) organiza��o e participa��o em eventos culturais e desportivos; e 

o) outras formas de coopera��o de interesse m�tuo entre as Partes. 

A presente se��o procurou de forma breve situar os leitores nos aspectos 

conceituais que envolvem os acordos de coopera��o na �rea de Defesa. As formas 

de coopera��o ser�o muito �teis posteriormente, uma vez que servir�o de 

par�metros para an�lises posteriores. A situa��o dos acordos relativos ao continente 

africano ser� mostrada a seguir. 

 

5.1.2 Situa��o dos acordos 

De acordo com as fontes pesquisadas no MD20, em outubro de 2010 

contabilizavam-se cinquenta e oito acordos de coopera��o no dom�nio da defesa. 

_____________ 
20 Fax do ent�o Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais do MD para o Ministro Assessor 
Especial para Assuntos de Defesa da Secretaria-Geral das Rela��es Exteriores do MRE, datado de 
05 de outubro de 2010. Este dado foi checado, tamb�m, atrav�s de consulta ao banco de dados do 
DAI do MD ao qual este autor teve acesso. 
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Destes, trinta e cinco j� haviam sido firmados, cinco encontravam-se em fase de 

negocia��o,nove estavam no MRE para aprecia��o e outros nove j� vigoravam.  

Os quadros a seguir ilustram a situa��o: 

 

Quadro N¼ 08 - Propostas de acordos de coopera��o no dom�nio da defesa em negocia��o no MD 
em 2010. 

BENIM Proposta apresentada por Benim ainda em an�lise no MD. 

CANADç 

Apresentada � Parte militar canadense (Ago/2006). 
Reapresentada ao Canad� em mar�o de 2010 
Contraproposta devolvida ao Canad� em 06 de agosto de 2010, por 
interm�dio do Adido de Defesa canadense.  
Aguarda-se uma resposta da parte canadense. 

CHINA 

No primeiro semestre de 2010, o Minist�rio da Defesa do Brasil 
apresentou � China uma proposta atualizada do Memorando de 
Entendimento assinado em 22 de outubro de 2004. Aguarda-se a 
resposta do Adido de Defesa da China. 

GANA 
Contraproposta encaminhada ao MRE, em 26 de mar�o de 2010, para 
ser apresentada � Parte ganesa. Contraproposta encaminhada ao MD 
em 30 de agosto de 2010. Aguarda resposta do pa�s africano. 

RòSSIA 
Apresentada ao Adido de Defesa em maio de 2009. Aguarda-se a 
contraproposta russa. 

Fonte: Banco de dados do DAI do MD, 05 de outubro de 2010. 

 

Quadro N¼ 09 - Propostas de acordos de coopera��o no dom�nio da defesa que se encontravam no 
MRE em 2010.                                                                                                                      (Continua) 

ARG�LIA 
Contraproposta encaminhada ao MRE, em 07 de maio de 2009, 
para as provid�ncias restantes e necess�rias para a assinatura. 

BELARUS 
Foi encaminhada ao MRE (dezembro de 2008), para an�lise e 
parecer.  

B�LGICA 
Encaminhada a contraproposta ao MRE, em 16 de novembro de 
2009. Aguarda-se a contraproposta. 

EMIRADOS 
çRABES 
UNIDOS 

Contraproposta apresentada ao MRE em 23 de novembro de 
2010, para apresenta��o aos EAU. Aguardava-se a 
contraproposta. 

ESLOVæNIA 
Encaminhado ao MRE em 05 de outubro de 2010. Aguardava-se o 
parecer do MRE sobre eventuais restri��es. 

ISRAEL 
Encaminhada ao MRE (maio de 2008) para an�lise e eventuais 
coment�rios. Aguardava-se a contraproposta. 
 

LêBIA 
Encaminhada para an�lise do MRE em 24 de setembro de 2010. 
Aguardava-se o parecer do MRE sobre eventuais restri��es. 

PAQUISTÌO 
Encaminhada contraproposta ao MRE (junho de 2008) para a 
considera��o da Parte paquistanesa. Aguardava-se 
contraproposta. 

VENEZUELA 
Encaminhado ao MRE em 08 de dezembro de 2010. Aguardava-
se o parecer do MRE sobre eventuais restri��es. 

Fonte: banco de dados do DAI do MD, 05 de outubro de 2010. 
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  Quadro N¼ 10 - Acordos j� firmados e que aguardavam os tr�mites finais dos Governos para aprova��o 
                            (Continua) 

Acordos de Coopera��o 
no Dom�nio da Defesa 

Data de assinatura Posi��o � �poca 

çFRICA DO SUL 
04 de junho de 2003 Aguardava ratifica��o da 

çfrica do Sul. 

ALEMANHA 
08 de novembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional. 

ANGOLA 
23 de junho de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional. 
BOLêVIA 14 de fevereiro de 2007 Em promulga��o. 

CABO VERDE 
 

21 de dezembro de 1994 
Aguardava Ònota 
diplom�ticaÓ de Cabo 
Verde. 

CHILE 
13 de dezembro de 2007 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional. 

COLïMBIA 
19 de julho de 2008 Aguardava ratifica��o da 

Col�mbia. 
CPLP 
MOU permanente da 
Opera��o Felino 

 
20 de outubro de 2009 

Aguardava resposta do 
MRE. 

CPLP 
MOU relativo � 
implanta��o, financiamento, 
administra��o, dota��o de 
pessoal e estatuto do 
Centro de Forma��o de 
Formadores da CPLP na 
vertente opera��es de 
apoio � paz. 
 

 
 
 

09 de setembro de 2009 

Encaminhado ao MRE. 

EL SALVADOR 
24 de julho de 2007 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional. 

EQUADOR 
04 de abril de 2007 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

ESPANHA 
03 de dezembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

EUA 
 

12 de abril de 2010 
Aguardava aprova��o 
do Congresso Nacional 

FRAN�A 
29 de janeiro de 2008 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

GUIN� 
14 de setembro de 2009 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
GUIN�-BISSAU 06 de junho de 2006 Em promulga��o 

GUIN�-EQUATORIAL 
05 de julho de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
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Quadro N¼ 10 - Acordos j� firmados e que aguardavam os tr�mites finais dos Governos para aprova��o 

                       (Conclus�o) 

Acordos de Coopera��o  Data de assinatura Posi��o � �poca 

HONDURAS 
27 de julho de 2007 

 
Aguardava aprova��o 
do Congresso Nacional 
 

ITçLIA 
11 de novembro de 2008 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
 

MO�AMBIQUE 
26 de mar�o de 2009 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
 

NAMêBIA 
01 de junho de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
 

NIG�RIA 
22 de julho de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
 

PARAGUAI 
21 de maio de 2007 Aguardava ratifica��o do 

Paraguai 
 

PERU 
09 de novembro de 2006 Em promulga��o 

 

POLïNIA 
01 de dezembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

REINO UNIDO 
14 de setembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

REPòBLICA DOMINICANA 
02 de fevereiro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

REPòBLICA TCHECA 
13 de setembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

SÌO TOM� E PRêNCIPE 
10 de novembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

SENEGAL 
03 de agosto de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

S�RVIA 
29 de novembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

SURINAME 
22 de abril de 2008 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

TIMOR LESTE 
10 de novembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

UCRåNIA 
16 de setembro de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 

URUGUAI 
30 de julho de 2010 Aguardava aprova��o 

do Congresso Nacional 
Fonte: Banco de dados do DAI do MD, 05 de outubro de 2010. 
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Quadro N¼ 11 - Acordos de coopera��o no dom�nio da defesa em vigor. 

Pa�s Data de assinatura Entrada em vigor 

ARGENTINA 30 de novembro de 2005 19 de abril de 2007 

CHILE 13 de dezembro de 2007 27 de dezembro de 2009 

COR�IA 31 de mar�o de 2006 10 de fevereiro de 2009 

GUATEMALA 13 de mar�o de 2006 31 de mar�o de 2010 

êNDIA 01 de dezembro de 2003 27 de dezembro de 2006 

PORTUGAL 13 de outubro de 2005 23 de setembro de 2009 

SU�CIA 07 de julho de 2000 07 de julho de 2000 

TURQUIA 14 de agosto de 2003 23 de outubro de 2007 

VENEZUELA  
Declara��o Conjunta 

08 de setembro de 1998 08 de setembro de 1998 

Fonte: Banco de dados do DAI do MD, 05 de outubro de 2010. 

 

    Vejamos os pormenores de cada um deles. 

 

5.1.2.1 çfrica do Sul 

 

O acordo de coopera��o com a çfrica do Sul se constitui em um dos mais 

completos que o Brasil assinou com uma na��o africana. Seu escopo � vasto. Dele 

consta o seguinte: 

¥ troca de experi�ncia no campo da pesquisa e desenvolvimento de 

materiais de defesa, contemplando um ve�culo a�reo n�o-tripulado (VANT); 

¥ treinamentos conjuntos por meio da realiza��o de manobras militares; 

¥ aquisi��o de equipamentos militares; 

¥ interc�mbio de instrutores e estudantes militares; 

¥ visitas de alto n�vel; 

¥ reuni�es entre as institui��es equivalentes de defesa; 

¥ est�gio em unidades das FA; 

¥ visitas a navios e aeronaves militares; e 

¥ eventos culturais e desportivos. 

Al�m dos t�picos acima, constantes do acordo assinado em 04 de junho de 

2003, as partes realizaram um ajuste suplementar relativo a medidas para a 

pesquisa, desenvolvimento, certifica��o e transfer�ncia de tecnologia conjunta de 
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um m�ssil ar-ar de 5» gera��o, denominado A-DARTER SRAAM. A sede do projeto 

estava prevista para ser na çfrica do Sul. Assinou o aditivo, em 14 de dezembro de 

2006, pelo lado sul-africano, o Secret�rio de Defesa. A contraparte brasileira foi o 

Comandante da Aeron�utica. 

  

5.1.2.2 Angola 

 

O acordo com Angola cita como base o Acordo de Coopera��o Econ�mica, 

Cient�fica e T�cnica, assinado entre as partes em Luanda em 11 de junho de 1980. 

Junto com o anterior, tamb�m � um dos mais expressivos. 

O documento em tela disp�e de um breve pre�mbulo, cujo conte�do destaca 

os princ�pios constantes da Carta da ONU, bem como as excelentes rela��es de 

amizade e solidariedade entre os pa�ses. Al�m disso, as partes declaram que o 

incremento da coopera��o em defesa favorecer� a paz, a seguran�a e a 

estabilidade internacional. 

O escopo do acordo contempla a troca de informa��es sobre: 

¥ pol�ticas de defesa; 

¥ equipamentos militares; 

¥ ensino e instru��o; 

¥ miss�es de paz e opera��es humanit�rias; 

¥ busca e salvamento; 

¥ sa�de, desporto e cultura; 

¥ legisla��o militar; 

¥ rela��es civis-militares; 

¥ apoio log�stico; 

¥ pesquisa, desenvolvimento, aquisi��o e produ��o de materiais de defesa; 

¥ demarca��o de fronteira mar�tima e levantamento de plataforma 

continental; e 

¥ implanta��o de um sistema nacional de vigil�ncia mar�tima. 

As formas de coopera��o s�o todas aquelas elencadas no item 5.1.1. 

Assinaram o documento o Ministro da Defesa brasileiro e seu contraparte angolano. 

 

5.1.2.3 Cabo Verde 
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O acordo de coopera��o t�cnica no dom�nio militar com a Rep�blica de Cabo 

Verde foi assinado em Praia, em 21 de dezembro de 1994, pelo Embaixador 

brasileiro acreditado no pa�s e o Diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento do 

Minist�rio da Defesa.  

O documento cita, como antecedentes, o Acordo B�sico de Coopera��o 

T�cnica e Cient�fica (1977) e o Tratado de Amizade e Coopera��o (1979). 

O artigo II prev� que a coopera��o militar compreender� a��es de forma��o 

de pessoal, fornecimento de material e presta��o de servi�os.  

O artigo VII abre a possibilidade de a parte brasileira conceder bolsas de 

estudo e vagas em est�gios para a forma��o profissional de militares oriundos de 

Cabo Verde. Esta cl�usula torna-se digna de nota, haja vista n�o ser comum a 

presen�a expl�cita desse tipo de incentivo nos demais acordos assinados por 

autoridades brasileiras.  

 

5.1.2.4 CPLP - protocolo de coopera��o no dom�nio da Defesa 

 

Assinado em Praia, Cabo Verde, pelos Ministros da Defesa dos pa�ses da 

CPLP, em 15/09/2006.  

O artigo 4, item 1, letra a. traz a solidariedade entre os Estados Membros da 

CPLP em situa��es de desastre ou agress�o que ocorram em um dos pa�ses da 

Comunidade. Entretanto, em aprecia��o enviada ao Presidente da Rep�blica, 

consta que "o instrumento se destina � coopera��o em tempos de paz, com o 

objetivo de aprimorar o setor de defesa, n�o constituindo uma alian�a militar ou 

mecanismo de assist�ncia m�tua"21 (BRASIL, 2007).  

Os objetivos do acordo s�o: 

¥  criar uma plataforma comum de partilha de conhecimentos em mat�ria de 

Defesa Militar; 

¥  promover uma pol�tica comum de coopera��o na esfera de Defesa; 

¥  contribuir para o desenvolvimento das capacidades internas com vistas 

ao fortalecimento das For�as Armadas dos pa�ses da CPLP. 

_____________ 
21 Conforme consta do documento EM N¼ 00267 COCIT/DAI/MRE - ASEC/BRAS/CPLP, de 21 de 
setembro de 2007, assinado eletronicamente por Samuel Pinheiro Guimar�es Neto. 
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O protocolo prev�, ainda, a troca de informa��es como medida de 

fortalecimento da confian�a m�tua entre as partes, a implementa��o de um 

programa de interc�mbio na �rea de forma��o militar, jogos desportivos, encontros 

de medicina militar, bem como o prosseguimento dos exerc�cios militares 

combinados da s�rie FELINO. As partes manifestam a preocupa��o com a 

interoperabilidade entre suas respectivas FA e a padroniza��o de doutrinas e 

procedimentos operacionais. 

O artigo 11 sugere a cria��o de um Centro de An�lise Estrat�gica em Maputo, 

Mo�ambique, visando o estudo, pesquisa e difus�o de conhecimentos no dom�nio da 

estrat�gia, com interesse para os objetivos da Comunidade.  

J� o artigo 12 trata do Secretariado Permanente para Assuntos de Defesa, 

cuja miss�o seria a de estudar e propor medidas concretas para a implementa��o 

das a��es de coopera��o multilateral na �rea t�cnico-militar. A sede do �rg�o seria 

Lisboa, Portugal. A organiza��o e o funcionamento do Secretariado est� contida em 

documento normativo aprovado pelos Ministros da Defesa da CPLP em Luanda, em 

22 de maio de 2000. 

  

5.1.2.5 Cria��o de Centros de Excel�ncia de Forma��o de Formadores da CPLP na  

            Vertente de Opera��es de Apoio � Paz 

 

Dentro do escopo do protocolo acima, os pa�ses da CPLP envidaram esfor�os 

para a assinatura de um memorando de entendimento sobre a cria��o de centros 

formadores de recursos humanos especializados em opera��es de paz.  

Tais estabelecimentos estavam inseridos no �mbito do Programa de Apoio �s 

Miss�es de Paz na çfrica, aprovado pelos Ministros da Defesa das na��es 

lus�fonas, reunidos em D�li, Timor-Leste, em 18 de maio de 2008. Cerca de um ano 

depois, um projeto do modelo dos centros foi aprovado na XI Reuni�o de Ministros 

da Defesa Nacional dos Estados membros da CPLP, realizada em Luanda. A 

matura��o da ideia inicial materializou-se de fato no primeiro rascunho do 

memorando de entendimento, datado de 16 de outubro de 2009. 

O documento estabeleceu os princ�pios para a organiza��o, comando e 

controle, recursos humanos e materiais, estatuto do pessoal e financiamento dos 

Centros de Excel�ncia de Forma��o de Formadores da CPLP na vertente de 
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Opera��es de Apoio � Paz (CEOAP/CPLP), bem como as regras de partilha de 

despesas entre os participantes. 

A vis�o original prev� que os CEOAP/CPLP destinam-se � forma��o de 

militares e civis em �reas espec�ficas no �mbito das Opera��es de Paz, no sentido 

de que aqueles se constituam em formadores nacionais capazes de conduzir o 

preparo e certifica��o dos contingentes dos Estados membros da CPLP, 

contribuindo decisivamente para a efici�ncia e elevado grau de prontid�o 

operacional destas for�as. Os CEOAP/CPLP contemplam, tamb�m, uma forma��o 

complementar avan�ada aos quadros que v�o participar em Opera��es de Paz.  

Dentre as miss�es dos CEOAP/CPLP, enumeram-se: 

¥ Ministrar forma��o a formadores e a quadros, civis e militares, no �mbito 

das opera��es de paz, tendo em vista a prepara��o e certifica��o de contingentes 

de Estados membros da CPLP para este tipo de opera��es, de acordo com crit�rios 

a serem definidos ao n�vel da CPLP. 

¥ Apoiar, desenvolver e promover a implementa��o de conceitos, politicas e 

doutrina com vista ao desenvolvimento de capacidades e interoperabilidade entre os 

Estados membros da CPLP. 

¥ Constituir um n�cleo de peritos dispon�veis para, no quadro das 

Opera��es de Paz, participar na certifica��o de for�as e contingentes dos Estados 

Membros da CPLP. 

¥ Estabelecer-se como interlocutor privilegiado junto de organiza��es civis e 

militares no �mbito das Opera��es de Paz. 

¥ Constituir-se, no �mbito da CPLP, como centro de observa��o das 

Opera��es de Paz, analisando e disseminando as li��es aprendidas. 

¥ Colaborar na organiza��o de exerc�cios e est�gios. 

¥ Organizar confer�ncias, semin�rios, publica��o de materiais tem�ticos e 

outros eventos, no �mbito das OAP. 

A inten��o dos signat�rios era a de que os referidos Centros de Excel�ncia 

viessem a ser reconhecidos internacionalmente, n�o s� pela Organiza��o das 

Na��es Unidas, mas tamb�m por outras organiza��es internacionais, regionais ou 

sub-regionais e fossem capazes de ministrar forma��o certificada nestes n�veis. 

 

5.1.2.6 Gana 



90 

 

 

 

No per�odo abrangido pela pesquisa, o Acordo de Coopera��o Militar com 

Gana ainda estava em fase de negocia��o. Assim, o memorando de entendimento 

entre as FA de Gana e as brasileiras, datado de fevereiro de 2010, trazia como 

�reas priorit�rias de coopera��o, propostas pelo pais africano, as seguintes: 

¥ Engenharia de constru��o (rodovias, manuten��o de estradas e 

ferrovias); 

¥ material de engenharia (pontes); 

¥ compra de paraquedas; 

¥ treinamento de guerra em ambiente de selva por meio de interc�mbio de 

alunos e instrutores; 

¥ coopera��o naval; 

¥ treinamento de pilotos de aeronaves militares; 

¥ medicina tropical; e 

¥ opera��es de paz, com interc�mbio de vagas entre o Centro Kofi Anan e 

o Centro Conjunto de Opera��es de Paz do Brasil (CCOPAB). 

Ao final do documento, registram-se, como autoridades previstas para 

assinatura, os Vice-presidentes de ambos os pa�ses. 

A an�lise da proposta em quest�o permite verificar o grande interesse 

demonstrado pelo pa�s africano em estreitar os la�os de coopera��o militar com o 

Brasil, vendo o pa�s como refer�ncia nas �reas cooperativas elencadas acima.  

Por outro lado, o MD brasileiro prop�e uma redu��o no escopo da 

coopera��o, como pode ser verificado no Fax enviado no m�s de mar�o de 2010 

pelo ent�o Diretor do DAI do MD ao Diretor do Departamento de çfrica do MRE. O 

documento se referia � proposta do pa�s africano nos seguintes termos: "A proposta 

ganense tamb�m requer um criterioso estudo, por parte das For�as Armadas 

Brasileiras, sobre a capacidade em atender �s in�meras solicita��es de Gana". 

Ainda segundo o MD: "o documento sugerido pela Parte ganense difere bastante do 

Acordo de Defesa que vem sendo firmado pelo Governo do Brasil com os demais 

pa�ses, o qual permite a coopera��o nas mais variadas �reas da defesa, bem como 

a celebra��o de atos complementares em �reas espec�ficas, quando aplic�vel" e 

sugere que seja apresentada uma contraproposta, que seria um Acordo Quadro de 

Coopera��o no Dom�nio da Defesa.  
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A materializa��o da proposta feita pelo MD p�de ser verificada no Of�cio n¼ 39 

SG/PDEF GANA, de 30 de agosto de 2010, onde o MRE encaminha para 

aprecia��o do MD um novo rascunho de acordo de coopera��o militar feito pelas 

autoridades de Gana. A an�lise deste documento mostra uma proposta mais 

gen�rica, onde as �reas de coopera��o iniciais foram suprimidas, e a formata��o 

mais pr�xima do que vinha sendo assinado pelo Brasil nos �ltimos anos.  

 

5.1.2.7 Guin�-Bissau 

 

O objeto e �mbito da coopera��o no acordo com Guin�-Bissau seguiu o 

modelo geral praticado pelo Estado brasileiro em rela��o �s contrapartes africanas. 

Por�m, o Tratado com Guin�-Bissau trouxe em seu artigo 3¼ o estabelecimento de 

uma Miss�o de Coopera��o T�cnico-Militar.  

O texto do acordo n�o continha detalhes relativos ao escopo da referida 

miss�o de coopera��o. Contudo, por meio de entrevistas realizadas com antigos 

integrantes, estes apontaram como tarefa principal a de auxiliar o pa�s africano na 

implanta��o de um sistema de ensino que abrangeria duas academias militares, 

ambas para a forma��o de oficiais e sargentos para o Ex�rcito. Outro dado que 

emerge nas entrevistas foi a estreita coopera��o entre o MD e o MRE para o 

estabelecimento da miss�o. 

� interessante registrar que a miss�o militar brasileira em Guin�-Bissau foi 

inclu�da em documento assinado em 06 de junho de 2006 pelo ent�o Ministro da 

Defesa do Brasil, sendo aprovada por um decreto legislativo de 03 de setembro de 

2008. Assim, desde que o Presidente Lula, em discurso proferido em 2005, acenou 

com a possibilidade de coopera��o militar com Guin�-Bissau, at� a aprova��o no 

Congresso Nacional, contabilizam-se 3 anos. Em 2010, este instrumento estava em 

promulga��o, enquanto a maioria dos demais estavam aguardando a aprova��o 

pelo Poder Legislativo. Ou seja, pode-se concluir que houve mobiliza��o na esfera 

pol�tica para que a coopera��o militar com Guin�-Bissau se tornasse uma realidade.  

 

5.1.2.8 Guin�-Equatorial 
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Com rela��o � Guin�-Equatorial, registra-se um Fax de agosto de 2009 do 

Departamento de çfrica do MRE para o DAI do MD, dando ci�ncia do desejo de 

celebra��o de um Acordo Quadro de Defesa. 

N�o obstante essa primeira comunica��o, as fontes consultadas mostram que 

somente na Mensagem n¼ 390, de 09 de junho de 2010, do Departamento de çfrica, 

a proposta foi analisada no �mbito do MD. Este Minist�rio, por sua vez, respondeu 

em Fax datado de junho de 2010 da seguinte forma: "Entende-se que a assinatura 

(...) venha contribuir para estreitar a presen�a brasileira na çfrica, aperfei�oar as 

rela��es bilaterais, bem como estabelecer poss�veis parcerias e iniciativas 

comerciais relacionadas a materiais e servi�os vinculados � ind�stria nacional de 

defesa". 

O acordo foi celebrado em Malabo em 5 de julho de 2010, seguindo o mesmo 

padr�o geral dos demais, sem nenhuma especificidade. Ao final de 2010, aguardava 

aprova��o do Congresso Nacional. 

  

5.1.2.9 Mo�ambique 

 

Em 2001, o Governo Brasileiro enviou uma delega��o do MD para 

Mo�ambique a fim de levantar possibilidades de coopera��o na esfera militar.  O 

resultado foi o Plano de Coopera��o T�cnico-Militar com a Rep�blica de 

Mo�ambique, cuja abrang�ncia previa as �reas de capacita��o de pessoal, 

opera��es e log�stica. 

As atividades do plano foram oferecidas sem �nus para o pa�s subsaariano, 

exceto o pagamento de sal�rios. Entretanto, O MD solicitou que o MRE provesse os 

recursos necess�rios � implanta��o do programa de coopera��o.  

   O plano previa atividades oferecidas pelas tr�s FA brasileiras. Destas, 

destacou-se a Marinha, oferecendo extensa lista de cursos para oficiais e pra�as, 

bem como se dispondo a enviar equipes de instru��o � na��o africana. Al�m disso, 

a Marinha do Brasil (MB) oferecia ajuda para estruturar o sistema de sa�de militar 

mo�ambicano. Por fim, houve a oferta de doa��o de material b�lico. 

A an�lise do instrumento em tela revela o contraste entre a proposta da MB e 

a da For�a A�rea Brasileira (FAB) e a do Ex�rcito Brasileiro (EB). Sobretudo o 

�ltimo, disponibilizando 10 vagas (contra 34 da MB) em seus estabelecimentos de 
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ensino, referentes � forma��o de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e est�gios para pra�as em �reas como sa�de e desminagem humanit�ria.  

O EB disponibilizou, ainda, vagas para militares mo�ambicanos para est�gio 

em Batalh�es de Engenharia de Constru��o.  

O acordo previa tamb�m a troca de experi�ncias relativas �: 

¥ concep��o de organiza��o geral do sistema de defesa; 

¥ estrutura��o de um sistema de sa�de das FA; 

¥ cria��o de uma academia militar; 

¥ trabalhos de apoio � desminagem; e 

¥ elabora��o de grades curriculares de ensino militar.  

Por fim, previu-se uma reuni�o bilateral em 2003 para estudar a possibilidade 

de implanta��o de uma Miss�o Militar Brasileira de apoio � instru��o. 

Em 2009, o ent�o Ministro da Defesa brasileiro assinou em Maputo o Acordo 

entre Brasil e Mo�ambique no Dom�nio da Defesa. A compara��o dos dois 

instrumentos destaca que, enquanto o anterior era bastante detalhado e 

apresentava propostas concretas de coopera��o, o atual mostra-se mais gen�rico. 

Outro dado: cada pa�s pagaria sua parte. Ou seja, os dados sugerem certo 

arrefecimento na coopera��o militar com Mo�ambique. 

 

5.1.2.10 Nam�bia 

 

O primeiro acordo assinado entre Brasil e Nam�bia de coopera��o na �rea 

militar foi realizado em 04 de mar�o de 1994. Seu principal foco era a regula��o da 

assist�ncia brasileira � cria��o da "ala naval do Minist�rio da Defesa da Nam�bia". A 

este se seguiu outro acordo de coopera��o naval de 03 de dezembro de 2001. 

O decreto N¼ 5294, de 01 de dezembro de 2004, previa a cria��o de uma 

adit�ncia de Defesa, Naval, do Ex�rcito e Aeron�utica na Nam�bia, com ativa��o 

prevista para julho de 2006. 

Em setembro de 2007, o MD recebeu do MRE uma proposta de Acordo 

Quadro de Coopera��o no Dom�nio da Defesa com a Nam�bia. Ap�s tramita��o 

interna, o �rg�o ofereceu uma contraproposta em 16 de abril de 2009, visando 

assegurar bolsas de estudo e patroc�nio para o treinamento de militares namibianos 

no Brasil e propondo redu��o de status para memorando de entendimento. 
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Finalmente, o Acordo de Coopera��o no Dom�nio da Defesa entre ambos os 

pa�ses foi assinado em 01 de junho de 2010. 

 

5.1.2.11 Nig�ria 
 

O Acordo entre a Rep�blica Federativa do Brasil e a Rep�blica Federal da 

Nig�ria sobre Coopera��o no Dom�nio da Defesa foi assinado em 22 de julho de 

2010 entre os Ministros da Defesa de ambos os pa�ses. 

O instrumento seguiu o padr�o comum � �poca, j� descrito no item 5.1.1, n�o 

trazendo nenhuma especificidade digna de registro nesta parte da tese. 

 

5.1.2.12 S�o Tom� e Pr�ncipe 

 

O documento foi assinado em Bras�lia, em 10 de novembro de 2010, pelos 

Ministros da Defesa. 

Vale o registro de que, no artigo 2, no qual � estabelecido o �mbito da 

coopera��o, al�m do previsto em outros acordos do g�nero, figurava o seguinte: 

¥ Busca e salvamento; 

¥ assist�ncia humanit�ria;  

¥ sa�de e assist�ncia m�dica; e  

¥ legisla��o militar. 

 

5.1.2.13 Senegal 

 

O Acordo entre a Rep�blica Federativa do Brasil e o Governo da Rep�blica do 

Senegal sobre Coopera��o em Mat�ria de Defesa foi assinado em agosto de 2010 

entre os Ministros da Defesa de ambos os pa�ses. 

Pelo instrumento, as principais �reas de coopera��o seriam as seguintes: 

¥ Pesquisa e desenvolvimento, apoio log�stico e aquisi��o de produtos de 

defesa; 

¥ opera��es de paz; 

¥ exerc�cios militares combinados; 

¥ treinamento e instru��o militar; e 
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¥ interc�mbios de ensino. 

 

5.1.2.14 Z�mbia 

 

No final de 2009, o MRE consultou o MD quanto � possibilidade de 

coopera��o militar com a For�a A�rea de Z�mbia22. O parecer, contudo, foi negativo. 

Em resposta contida no Of�cio n¼ 5226/DCO/DAI/SPEAI-MD, de 10 de maio de 2010, 

o Diretor do DAI do MD se refere ao assunto nos seguintes termos: "as atividades de 

coopera��o t�cnico-militares ora conduzidas pelo Minist�rio da Defesa, (...) t�m 

demandando esfor�os log�sticos, operacionais, e, sobretudo, financeiros 

consider�veis, j� nos limites das possibilidades desse �rg�o e das For�as Armadas 

brasileiras". Assim, prossegue o Diretor: "o Minist�rio da Defesa considera 

inconveniente e invi�vel, pelo menos no curto prazo, a realiza��o de um programa 

de atividades de coopera��o militar intenso com a Z�mbia".  

Ainda no mesmo documento, uma outra considera��o � digna de nota: "a 

crescente preocupa��o deste Minist�rio quanto ao incremento de atividades de 

coopera��o com pa�ses de limitadas condi��es econ�micas sem o suporte de 

recursos adequado. Em geral, essas a��es t�m gerado consider�veis esfor�os 

administrativos sem o equivalente resultado operacional".  

 

5.1.3 An�lise dos resultados 

 

� curioso observar, com base nos dados acima, que somente a partir de 1994 

foram assinados acordos de coopera��o no dom�nio da defesa. Tal dado � 

relevante, principalmente quando se leva em conta que, segundo o quadro n¼ 06 do 

item 4.5, os acordos de coopera��o t�cnica s�o bem anteriores.  

O primeiro pa�s a assinar o acordo de Defesa foi Cabo Verde. Entretanto, 

quando do final do per�odo considerado, ainda faltava ratifica��o do pa�s africano 

para entrada em vigor. Assim, com rela��o aos pa�ses subsaarianos, os dados 

acima mostram que nenhum acordo com tais pa�ses estava em vigor no �ltimo 

semestre de 2010.  

_____________ 
22 Mensagens n¼ 00795, de 26/11/2009 e n¼ 00033, de 13/01/2010, ambos do Departamento de çfrica 
do MRE. 
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Outro dado digno de nota � que a grande maioria dos acordos, exceto tr�s 

(Cabo Verde, Su�cia e Venezuela), foram assinados no per�odo compreendido entre 

2003-2010, que abrange a presente tese. Em 2010, havia dois acordos com pa�ses 

africanos em negocia��o: Benin e Gana. Este aguardando resposta da contraparte 

africana; aquele em an�lise no MD. Dos trinta e cinco acordos j� firmados, treze 

envolviam na��es subsaarianas: çfrica do Sul, Angola, Cabo Verde, Guin�, Guin�-

Bissau, Guin� Equatorial, Mo�ambique, Nam�bia, Nig�ria, S�o Tom� e Pr�ncipe, 

Senegal, sendo que dois foram firmados com a CPLP. 

Logo, conclui-se que, no per�odo de estudo abrangido pela tese, houve, sob o 

ponto de vista jur�dico-formal, um esfor�o de aproxima��o com os pa�ses africanos 

na �rea da Defesa, materializado pela assinatura dos mencionados acordos de 

coopera��o no respectivo dom�nio. Entretanto, apesar do esfor�o, nenhum dos 

acordos estava em vigor ou at� mesmo operacionalizado em sua plenitude. Nota-se, 

ainda, um movimento de padroniza��o de tais acordos, buscando reduzir as 

particularidades com rela��o aos pa�ses isoladamente. A exce��o se faz com 

rela��o � çfrica do Sul, Angola e Mo�ambique, o que comprova a prefer�ncia do 

Estado brasileiro em firmar parcerias mais consistentes com estas na��es na �rea 

da coopera��o militar.  

Outro entrave pode ser apontado no pr�prio Congresso Nacional brasileiro, 

devido � grande quantidade de acordos que ainda aguardavam aprova��o naquela 

inst�ncia do poder Legislativo para aprova��o. Tal fato mostra a dificuldade do 

Executivo em aprovar tais projetos, o que revela, em �ltima an�lise, menor 

prioridade para tais assuntos no �mbito do Legislativo nacional.  

Al�m disso, os dados revelam as limita��es dos recursos de poder do Estado 

brasileiro. N�o somente na dimens�o econ�mica, materializada no p�fio or�amento 

destinado � coopera��o militar, mas tamb�m na pr�pria capacidade de as FA 

atenderem �s expectativas dos pa�ses candidatos � coopera��o, sobretudo na 

log�stica que tal esfor�o demandaria. Tais s�o os limites da ret�rica oficial. 

 

5.2 ANçLISE DAS PERCEP�ÍES DENTRO DO MD 

Al�m da pesquisa em fontes prim�rias, o autor realizou uma s�rie de 

entrevistas com integrantes do MD, conforme j� detalhado no cap�tulo 2. O objetivo 

desta se��o � o de transcrever os aspectos mais relevantes advindos dessas fontes. 
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Um primeiro ponto de destaque nas narrativas � o amadurecimento 

institucional. Entre 2003-2010, segundo os relatos colhidos, os Ministros da Defesa 

n�o demonstravam entusiasmo pela aproxima��o com a çfrica. Inclusive, o n�mero 

de viagens ao continente era pequeno23. Outro ponto mencionado � o de que "as 

mudan�as de titulares da pasta provocava oscila��o das prioridades, atrapalhando 

as negocia��es em curso" (Entrevistados 3 e 6). 

Entretanto, a partir de 2006, "o MD passou a viabilizar acordos quadro na 

�rea de defesa com todos os pa�ses africanos de interesse da PEB" (Entrevistado 

3). Assim, ampliou-se a coopera��o extrapolando o escopo inicial dos antigos 

acordos de coopera��o t�cnica militar espec�ficos feitos anteriormente e de iniciativa 

das for�as singulares. Al�m disso, foram estabelecidos mecanismos institucionais 

para elevar o n�vel de coordena��o entre o MD, MRE e ABC. Um exemplo disso foi o 

acordo firmado entre o MD e a ABC, em 2010, cuja finalidade era a de diminuir as 

"zonas de sombra" (Entrevistado 6) existentes no processo.  

Da an�lise das entrevistas, depreende-se que a coopera��o militar com a 

çfrica, no per�odo estudado, ainda estava calcada em um processo "down-top", ou 

seja, o MD acolhia as propostas das for�as singulares dentro de suas respectivas 

prioridades. A partir da�, a Se��o de Coopera��o Internacional da DAI do MD agia 

como facilitadora do processo, interagindo com os demais atores.  

Em 2013, portanto fora do per�odo da pesquisa, mas ainda assim digno de 

nota, foi institu�do um oficial de liga��o do MD com o MRE, que trabalha na 

coordena��o geral dos assuntos de defesa do MRE. Este servidor faz a interface 

entre o EMCFA e o MRE. 

Um segundo ponto que se destaca nas falas � a dificuldade de negocia��o 

com os parceiros subsaarianos. Com rela��o a este aspecto, cr�ticas s�o feitas � 

sele��o de pessoal. Na vis�o dos entrevistados, os pa�ses africanos muitas vezes 

enviam "militares pouco capacitados e que n�o conseguem repassar os 

conhecimentos" aqui auferidos (Entrevistados 6 e 7). Tal fato faz com que os 

governos de na��es africanas passem a questionar a qualidade da coopera��o 

oferecida24. 

_____________ 
23 Este autor n�o obteve acesso �s viagens dos Ministros da Defesa nesse per�odo. Quando 
solicitado, obtive a informa��o de que os registros no per�odo da pesquisa n�o estavam mais 
dispon�veis. 
24 Nota-se que este ponto incomoda bastante os entrevistados. 
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Nesse contexto, afloram cr�ticas quanto � instabilidade institucional dos 

pa�ses africanos, que provoca grandes oscila��es em suas respectivas pol�ticas 

exteriores, e quanto aos ressentimentos causados em pa�ses que se consideram 

menos ajudados que outros (Entrevistado 7)25.  

Um dado interessante � o de que entre 2003-2010 n�o houve nenhuma 

reuni�o de grupo de trabalho bilateral de defesa envolvendo pa�ses subsaarianos26 

(Entrevistado 6). 

Corroborando com o final do item anterior, h� uma forte preocupa��o dentro 

do MD com o or�amento destinado � coopera��o militar com pa�ses africanos. Este 

assunto possui dois aspectos.  

O primeiro diz respeito � pr�pria escassez de recursos. Neste aspecto, h� 

uma unanimidade de que o or�amento � baixo e deveria ser aumentado. A 

consequ�ncia direta � que os programas de coopera��o militar com pa�ses africanos 

t�m sido mantidos com recursos oriundos da ABC do MRE. 

O segundo � que se percebe uma certa d�vida quanto � abordagem da 

aproxima��o com os pa�ses subsaarianos. O discurso recorrente � o da pouca 

contrapartida, ou seja, qual seria o retorno para o Brasil? Aqui cabe um coment�rio 

de que a aproxima��o com a çfrica � vista como necess�ria, at� mesmo 

indispens�vel. O que se questiona � a necessidade de contrapartidas. No limite das 

fontes consultadas, verifica-se um desejo de aproxima��o com o continente africano 

dentro de um quadro de "proje��o de poder, sem agir como as "pot�ncias 

ocidentais", "sem ser imperialista", mas "querendo receber algo em troca", nem que 

seja para "impedir que outros pa�ses (como a China, por exemplo) avancem em 

�reas lus�fonas do continente" (Entrevistados 2, 3, 4, 6 e 7).  

  

5.3 A VISÌO DOS ADIDOS MILITARES BRASILEIROS 

 

O Decreto 79.900/77, em seu artigo 32, estabelece como a primeira atribui��o 

dos adidos militares a de que estes devem "servir de liga��o entre as for�as 

singulares que representar e as cong�neres do pa�s em que serve" (BRASIL, 1977). 

Como sugere o Chefe da Se��o de Adidos de Defesa do MD: "a adit�ncia � o 

_____________ 
25 Um exemplo levantado foi a de que uma doa��o feita para a Nig�ria teria gerado cobran�as por 
Mo�ambique. 
26 Nam�bia e çfrica do Sul pela primeira vez em 2013. Angola em 2014. 
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pr�prio s�mbolo da coopera��o militar" (Entrevistado 1). Portanto, os adidos militares 

exercem papel fundamental para o bom n�vel de relacionamento, haja vista sua 

capacidade de levantar possibilidades de coopera��o duradoura. Logo, o 

posicionamento dos adidos � importante, pois subsidia futuras a��es do MD. 

Em dezembro de 2010, o MD emitiu o Estudo T�cnico n¼ 001/2010. O 

relat�rio foi produzido pela Se��o de Adidos de Defesa e endere�ado ao Chefe de 

Assuntos Estrat�gicos daquele Minist�rio. O escopo do trabalho foi o de oferecer 

subs�dios para propostas de cria��o, extin��o, redu��o ou amplia��o das adit�ncias 

militares brasileiras.  

De acordo com o referido documento, em 2010, o Brasil possu�a 132 

Embaixadas no exterior, mantendo 64 adidos militares, acreditados em 42 pa�ses 

(BRASIL, 2010, p. 16). Com rela��o ao continente africano, tomada sua por��o 

subsaariana, a situa��o era a seguinte: 

¥ çfrica do Sul - 3 adidos, sendo 1 de cada for�a singular; 

¥ Angola - 1 adido, do EB; 

¥ Mo�ambique - 1 adido, do EB; 

¥ Nam�bia - 1 adido, da MB; e 

¥ Nig�ria - 1 adido, do EB. 

Por outro lado, 117 na��es amigas possu�am Embaixadas no Brasil. Dessas, 

44 possu�am adidos militares acreditados junto ao Governo brasileiro, sendo 37 

residentes, e 7 residindo em pa�ses vizinhos (BRASIL, 2010, p. 20).  Os pa�ses 

subsaarianos eram: 

¥ çfrica do Sul; 

¥ Angola; 

¥ Nam�bia; 

¥ Nig�ria; e  

¥ Senegal. 

Em uma primeira an�lise dos dados acima, salta aos olhos a aus�ncia de um 

adido militar mo�ambicano no Brasil, por se tratar de pa�s membro da CPLP. 

Quanto ao posicionamento das adit�ncias brasileiras, o relat�rio cont�m o 

seguinte: 
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Na çfrica, o Brasil n�o possui adit�ncia militar, at� o momento, na chamada 
çfrica Ocidental, inclusive deixando de contemplar pa�ses da Comunidade 
dos Pa�ses de L�ngua Portuguesa (CPLP), como Guin�-Bissau e Cabo 
Verde, que, todavia, n�o apresentam potencial de defesa e outras raz�es 
que justifiquem a cria��o dessas adit�ncias militares. (BRASIL, 2010, p. 17). 

 

Na parte que emite a conclus�o do relat�rio quanto � situa��o atual das 

miss�es e distribui��o dos adidos militares brasileiros, o teor do estudo � o seguinte: 

 

A situa��o atual atende �s necessidades impostas pelas miss�es 
estabelecidas pelo Minist�rio da Defesa, merecendo apenas 
aperfei�oamentos decorrentes da evolu��o conjuntural.(...) A an�lise da 
lota��o dos adidos militares brasileiros junto �s embaixadas no exterior 
indicou que a prioridade caracterizada pelo entorno estrat�gico est� bem 
atendida, bem como a presen�a em �reas consideradas importantes como 
o continente africano. (BRASIL, 2010, p. 20-21).  

  

Com refer�ncia a propostas de cria��o de futuras adit�ncias militares27, o 

autor do estudo se expressa da forma como se segue: 

 

Devem ser privilegiados aqueles que estejam geograficamente localizados 
no entorno estrat�gico brasileiro e que sejam banhados pelas �guas do 
Atl�ntico Sul, seguidos dos demais pa�ses sul-americanos e africanos 
ocidentais. (BRASIL, 2010, p. 23). 

 

Nota-se certa ambiguidade no estudo elaborado. Se, por um lado, a 

necessidade de possuir adit�ncias militares em pa�ses do entorno estrat�gico � 

colocada como prioridade; por outro, na��es como Guin�-Bissau e Cabo Verde, 

ainda que integrantes da CPLP (tamb�m apontada como priorit�ria ao longo do 

relat�rio), s�o apontados como "n�o apresentam potencial de defesa e outras raz�es 

que justifiquem a cria��o dessas adit�ncias militares" (BRASIL, 2010, p. 17).  

Outra contradi��o � o fato de que, desde 2006, j� ter sido proposta pelo MD e 

aprovada pelo Congresso Nacional em 2008, uma miss�o militar brasileira em 

Guin�-Bissau. Tendo aquele pa�s uma miss�o dessa envergadura, natural seria o 

estabelecimento de uma adit�ncia. Mais uma vez nota-se a narrativa da 

"necessidade de maiores contrapartidas", muito presente em setores do MD. 

A ambiguidade est� presente tamb�m na percep��o dos adidos militares. 

Todos apontam uma gama de possibilidades de coopera��o militar. Desde 

_____________ 
27 Dados colhidos no MD mostram que o Decreto n¼ 8125 de 21/10/2013 criou a Adit�ncia na Eti�pia, 
Senegal, Nam�bia e Cabo Verde. Os adidos respons�veis por Benin e Togo ser�o acreditados no 
Senegal, enquanto o de Gana ser� acreditado junto � Nig�ria. 
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interc�mbios na �rea de ensino (tida como a principal), passando por manobras 

militares combinadas com tropa no terreno, at� troca de experi�ncias no campo 

cient�fico-tecnol�gico do setor de ind�strias de defesa.  

Entretanto, a lista de fatores limitadores oferecida por eles � extensa. Os 

motivos podem ser agrupados em tr�s principais categorias: 

¥ escassez de recursos or�ament�rios; 

¥ baixa profici�ncia profissional e lingu�stica; e 

¥ outros interesses. 

Tendo em vista o fato de o Brasil e seus parceiros africanos serem todos 

na��es em desenvolvimento, em diferentes est�gios de amadurecimento 

econ�mico, pol�tico e social, faltam-lhes recursos para conduzir a��es de 

coopera��o militar que demandem investimentos mais robustos. Assim, a men��o a 

constantes cortes no or�amento de Defesa e seu impactado negativo no envio de 

militares ao Brasil � recorrente. Ou seja, se o "Estado brasileiro n�o contribuir, o 

interc�mbio de ensino se torna ex�guo" (Adido em Angola). Como j� visto 

anteriormente, o MD tamb�m se queixa de escassez de recursos econ�micos para 

promover a��es de coopera��o em Defesa mais s�lidas. 

Outro ponto que emerge nos question�rios � a barreira lingu�stica. Pa�ses 

como çfrica do Sul, Nam�bia e Nig�ria n�o s�o lus�fonos. Grandes contingentes 

populacionais sequer falam ingl�s, havendo uma mir�ade de dialetos. Mais um 

problema � a pouca motiva��o dos oficiais desses pa�ses em aprender Portugu�s, 

uma vez que consideram o Ingl�s um idioma mais importante (Adido Militar na çfrica 

do Sul e Nig�ria). 

At� mesmo Angola e Guin�-Bissau apresentam parcela de suas popula��es 

que n�o tem o Portugu�s como l�ngua materna. Dessa forma, os adidos militares 

apontam para a dificuldade que os pa�ses africanos n�o falantes de portugu�s t�m 

de encontrar quadros que apresentem profici�ncia lingu�stica m�nima que lhes 

permita participar de a��es de coopera��o militar com aproveitamento. 

Com rela��o aos pa�ses lus�fonos, a observa��o � a de que suas for�as 

armadas carecem de mecanismos eficazes de sele��o de pessoal. Logo, algumas 

vagas oferecidas pelo Brasil sequer s�o preenchidas, enquanto que em outras, os 

militares enviados demonstram profici�ncia militar abaixo do esperado. Incluem-se 

tamb�m, em poucos casos, dificuldades com o pr�prio idioma. O resultado � uma 
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certa taxa de evas�o, bem como incapacidade de transmiss�o de conhecimentos no 

retorno a seus respectivos pa�ses (Adido Militar em Angola). 

Os adidos militares apresentaram contribui��es interessantes no campo do 

interesse na coopera��o militar. Por exemplo, a despeito da participa��o em f�runs 

internacionais como o BRICS e IBAS, a çfrica do Sul, no tocante � Defesa, 

considera o Brasil como "resto do mundo", tendo la�os mais consistentes com 

pa�ses de l�ngua inglesa (Adido Militar na çfrica do Sul). Segundo o adido no pa�s: 

"claramente percebe-se que o Brasil n�o � prioridade para interc�mbio militar". 

Opini�o tamb�m compartilhada pelo oficial acreditado na Nig�ria. Como ele afirma: 

"o interesse do pa�s est� mais voltado para os EUA e pa�ses europeus, nas �reas de 

tecnologia, ensino (universidades) e Defesa" (Adido Militar na Nig�ria).  

At� mesmo Angola tem outras prioridades. Segundo o adido militar, embora o 

pa�s africano considere o Brasil como parceiro estrat�gico na �rea de Defesa e 

tenha grande demanda de forma��o de recursos humanos, ele "tem mandado seus 

oficiais para serem formados na R�ssia, Portugal, Cuba e Brasil, nessa ordem de 

prioridade" (Adido Militar em Angola).  

Quando o assunto � exerc�cios militares combinados, h� unanimidade de que 

a MB est� � frente do EB. Ali�s, a Marinha � apontada como tendo maiores la�os de 

coopera��o militar com pa�ses africanos do que seu contraparte terrestre. Al�m 

disso, exceto os pa�ses da CPLP, os demais demonstram pouco interesse em 

participar de manobras militares com tropa em solo brasileiro (Adido Militar na çfrica 

do Sul e Nig�ria). 

Apesar de todas as dificuldades elencadas, os adidos da çfrica do Sul e 

Angola se mostraram otimistas em rela��o ao futuro da coopera��o militar28.  

 

 

_____________ 
28 "J� existe um Comit� Conjunto de Defesa Brasil Ð çfrica do Sul que realizou sua primeira reuni�o 
em mar�o de 2013. Fruto desta reuni�o est� sendo organizada a I Reuni�o Bilateral de Ex�rcitos 
Brasil Ð çfrica do Sul, a ser realizada em mar�o de 2014.Tais grupos permitem que as discuss�es de 
entendimentos e acordos passem para a operacionaliza��o de a��es concretas de coopera��o entre 
as For�as Armadas dos dois pa�ses" (Adido Militar na çfrica do Sul). 
"Atualmente, na �rea militar, o relacionamento de Angola com o Brasil tem sua maior express�o na 
coopera��o no segmento do ensino. Em rela��o ao Ex�rcito Brasileiro (EB), � expressivo mencionar 
que, para o ano de 2014, Angola ser� o pa�s do mundo contemplado com a maior quantidade de 
vagas oferecidas para realiza��o de cursos nas escolas militares do EB (29 no total)." (Adido Militar 
em Angola). 
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5.4 A PARTICIPA�ÌO EM MISSÍES DE PAZ NA çFRICA SUBSAARIANA VISTA  

      PELO MD 

 

Um resultado bastante interessante da pesquisa � o relativo � participa��o em 

miss�es de paz na çfrica. Curiosamente, nas entrevistas realizadas dentro do MD 

em Bras�lia, este assunto n�o surge espontaneamente. Quando indagados, os 

entrevistados retornavam ao discurso do "custo X benef�cio", sem se aprofundar no 

tema ou demonstrar entusiasmo por ele. Trata-se de um dado interessante, haja 

vista que um dos protocolos assinados com a CPLP previa a cria��o de centros de 

excel�ncia de ensino em opera��es de paz. Al�m disso, vive-se hoje no Brasil o 

entusiasmo pela performance nacional na Miss�o da ONU no Haiti. 

Avan�ando na pesquisa, este pesquisador teve acesso a um relat�rio do MD 

emitindo parecer quanto ao envio de tropas terrestres brasileiras para integrar o 

contingente da ONU no Sud�o do Sul29. Embora ele tenha sido exarado fora do 

per�odo estudado, a falta de dados sobre o assunto recomenda o destaque de 

alguns pontos. 

Segundo o documento, o Brasil havia sido consultado pela ONU em 2011. 

Com rela��o �s considera��es pol�ticas e econ�micas, vale a pena ressaltar o 

seguinte trecho: 

 

Temos no Sud�o do Sul um pa�s com o qual o Brasil tem rela��es 
diplom�ticas recentes; tem uma balan�a comercial p�fia (...). No tocante � 
PDN/EDN, apesar dos pontos positivos destacados, deve-se levar em conta 
a quest�o do entorno estrat�gico. Acredita-se que a almejada proje��o no 
cen�rio internacional � de alcance duvidoso por meio desta miss�o. O 
Sud�o do Sul n�o tem destaque internacional como o Haiti ou o L�bano. 
(BRASIL, 2012). 

 

No tocante aos aspectos operacionais, destaca-se o posicionamento contr�rio 

da MB e do EB ao envio de tropas. O principal motivo alegado � a dificuldade 

log�stica decorrente. A argumenta��o est� calcada nas grandes dist�ncias 

envolvidas, bem como na dificuldade de acesso. Ambos ressaltam a car�ncia de 

meios para a manuten��o de um fluxo log�stico pr�prio. Al�m disso, somada a 

escassez de mercados fornecedores regionais, haveria um quadro em que a tropa 

brasileira "ficaria totalmente � merc� do apoio log�stico da ONU" (BRASIL, 2012, p. 

_____________ 
29 Parecer N¼ 24/SRI-3/SCAI/CAE/EMCFA-MD de 21 de dezembro de 2012. 
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7). Embora n�o esteja claramente colocado no relat�rio, percebe-se um desconforto 

do MD na "depend�ncia exclusiva do sistema de apoio log�stico da ONU" (BRASIL, 

2012, p. 7). 

Conforme an�lise do cen�rio sob o ponto de vista militar, o relat�rio 

recomenda um maior emprego de ve�culos blindados a fim de fazer frente �s 

amea�as locais. A respeito do assunto, o EB levantou o seguinte problema: "no caso 

do emprego de VtrBld (sic) em tr�s Batalh�es de Infantaria de For�a de Paz (BI F 

Paz), simultaneamente, quais sejam, dois na MINUSTAH e um na UNMISS, o EB 

teria dificuldade de empregar as OM Bld e Mec30 no cen�rio nacional" (BRASIL, 

2012, p. 8). Ou seja, o trecho mostra a debilidade do poder militar brasileiro em 

atender ao mesmo tempo mais de um compromisso internacional, situa��o agravada 

pela necessidade de emprego de meios militares para fazer frente a problemas 

internos nacionais. 

Como conclus�o, a Chefia de Assuntos Estrat�gicos do MD se mostra 

desfavor�vel ao envio de tropas para a miss�o. Mais uma vez surge a narrativa do 

"custo x benef�cio", sendo invocado tamb�m um poss�vel desgaste da imagem "que 

o Brasil conquistou ao longo dos anos em miss�es anteriores" (BRASIL, 2012, p. 

11). 

A vis�o dos adidos militares n�o � diferente. Nesse aspecto, h� uma 

converg�ncia de opini�es restritivas ao envio de tropas para miss�es de paz na 

çfrica ao sul do Saara. Os argumentos se sustentam em tr�s pontos. 

O primeiro seria um poss�vel abalo no relacionamento com a çfrica do Sul, 

que, na vis�o do Adido Militar no pa�s, veria com reservas qualquer papel de 

lideran�a brasileira em assuntos referentes � manuten��o da paz em sua natural 

�rea de influ�ncia. Como esta na��o africana � um parceiro importante no 

continente, o "custo x benef�cio" n�o recomendaria a��es brasileiras nesse sentido. 

Dito de outra forma, a "proje��o de poder" do Brasil no continente africano por meio 

da participa��o em miss�es de paz deveria sempre ser pensada junto com o 

interesse na manuten��o de um bom relacionamento com a çfrica do Sul (Adido 

Militar na çfrica do Sul).  

_____________ 
30 Grosso modo, as organiza��es militares blindadas s�o as que possuem ve�culos blindados de 
esteira e as mecanizadas s�o as que possuem viaturas de rodas. 



105 

 

 

O segundo seria a complexidade dos cen�rios locais. Nesse aspecto, as 

preocupa��es s�o difusas. V�o desde a dificuldade de agir em ambientes onde 

atuam m�ltiplos atores (grandes pot�ncias, pa�ses emergentes, organiza��es 

internacionais, ONG, grupos armados, minorias religiosas), at� os riscos inerentes � 

atua��o no cen�rio africano. Um ponto levantado por eles � a aus�ncia de consenso 

entre as na��es africanas com rela��o � presen�a de for�as militares de fora do 

continente em miss�es de paz (Adidos Militares na çfrica do Sul, Angola e Nig�ria).  

O terceiro � a j� mencionada dificuldade de apoio log�stico em um ambiente 

de prec�ria infraestrutura. 

Por sua vez, todos os adidos partilham do mesmo entusiasmo com rela��o � 

possibilidade de coopera��o por interm�dio de forma��o de recursos humanos na 

�rea de opera��es de paz. Tal se daria atrav�s de programas de interc�mbio de 

ensino, capazes de induzir capacidades para que as pr�prias for�as de seguran�a 

das na��es subsaarianas pudessem agir, sem necessidade de envolvimento direto 

brasileiro. 

 

5.5 CURSO DE ALTOS ESTUDOS POLêTICOS E ESTRAT�GICOS DA ESG 

 

O curso de altos estudos pol�ticos e estrat�gicos conduzido pela ESG tamb�m 

serve como "term�metro" da densidade do relacionamento militar com pa�ses 

subsaarianos. Tal curso se enquadra como "facilitador de contatos de alto n�vel", 

segundo a narrativa dominante das fontes consultadas no MD. Nessa linha de 

racioc�nio, a presen�a de militares de na��es africanas nesta atividade espec�fica 

poderia, em tese, servir como catalisador de futuros projetos de coopera��o militar. 

Em pesquisa realizada no campus da ESG localizado na Urca-RJ, sobre o 

n�mero de estudantes de na��es amigas entre 2003-2010, chegou-se aos 

resultados apontados abaixo: 

¥ Em 2003: EUA - 0; Europa - 1; Am�rica do Sul - 3; çfrica - 0; outros - 0; 

¥ em 2004: EUA - 0; Europa - 1; Am�rica do Sul - 9; çfrica - 5; outros - 4; 

¥ em 2005: EUA - 0; Europa - 0; Am�rica do Sul - 13; çfrica - 3; outros - 1; 

¥ em 2006: EUA - 0; Europa - 1; Am�rica do Sul - 4; çfrica - 1; outros - 3; 

¥ em 2007: EUA - 1; Europa - 1; Am�rica do Sul - 7; çfrica - 2; outros - 2; 

¥ em 2008: EUA - 0; Europa - 1; Am�rica do Sul - 4; çfrica - 1; outros - 0; 
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¥ em 2009: acesso indispon�vel; e 

¥ em 2010: EUA - 0; Europa - 0; Am�rica do Sul - 4; çfrica - 0; outros - 1. 

De 73 alunos de na��es amigas, 12 foram de na��es subsaarianas, ou seja, 

16,4% dos alunos. A participa��o dos pa�ses africanos foi a seguinte: 

¥ Angola: 05 oficiais; 

¥ Nam�bia: 03 oficiais; 

¥ Nig�ria: 02 oficiais; 

¥ çfrica do Sul: 01 oficial; e 

¥ Senegal: 01 oficial. 

Chama a aten��o a situa��o da çfrica do Sul. O dado de que apenas 01 

oficial sul-africano foi enviado durante um per�odo de 08 anos evidencia uma baixa 

prioridade atribu�da pela na��o africana � participa��o deste tipo de curso no Brasil.  

Outro ponto importante � a aus�ncia dos pa�ses da CPLP, exceto Angola. 

  

5.6 DISCUSSÌO DOS RESULTADOS 

 

Do exposto no presente cap�tulo, verifica-se que a coopera��o t�cnica � bem 

mais antiga do que a coopera��o na �rea de Defesa (primeiro acordo assinado em 

1994). Se por um lado houve aumento significativo no n�mero de acordos, por outro 

eles se tornaram mais gen�ricos, evitando especificidades ou �reas particulares. 

Ainda que tais instrumentos apresentem formata��o quase que padronizada, eles 

t�m o m�rito de estipular par�metros claros que permitem medir a intensidade do 

relacionamento na esfera da Defesa. Ademais, aqueles acordos onde s�o 

registrados itens adicionais ao padr�o estabelecido mostram a tend�ncia brasileira 

com rela��o ao assunto estudado. Assim, çfrica do Sul e Angola despontam nesse 

quesito. A surpresa ficou com a Nig�ria, cujo acordo seguiu o padr�o geral. 

Mas, se por um lado houve todo um esfor�o de lan�ar bases jur�dicas e 

par�metros para a aproxima��o com a çfrica subsaariana na �rea militar, por outro, 

no final do per�odo estudado (2010), nenhum desses acordos estava em vigor. 

Muitos dependiam ainda de aprova��o no Congresso Nacional. N�o cabe no escopo 

do presente trabalho investigar as causas que motivaram esse fato. Entretanto, nota-

se clara retic�ncia com rela��o ao envolvimento brasileiro em quest�es ligadas � 
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coopera��o militar com na��es subsaarianas no �mbito do estabelecimento pol�tico 

nacional.  

Constatou-se, tamb�m, a mesma hesita��o em setores do MD alvos desta 

investiga��o. Muitos dos ouvidos apresentaram vis�es amb�guas, muitas 

coadunadas com o pragmatismo pr�prio dos que compartilham do realismo aplicado 

ao relacionamento entre os estados. Men��es � "proje��o de poder", "custo x 

benef�cio" e o cl�ssico questionamento "o que ganhamos com isso? O que vamos 

aprender com eles?" s�o recorrentes no material de pesquisa levantado. Ainda 

assim, tais percep��es n�o t�m freado o processo cooperativo com na��es 

africanas, o que se comprova quando se estende a perspectiva para al�m dos 

limites temporais impostos por este estudo e cujo maior exemplo � a cria��o de 

novas adit�ncias militares no espa�o subsaariano.  

O problema da escassez de recursos de poder (econ�micos e militares) 

tamb�m se mostrou como grande fator limitador, tanto na implementa��o de 

programas consistentes de coopera��o militar, realiza��o de manobras militares 

combinadas, quanto na participa��o em miss�es de paz no continente negro. Ali�s, 

nota-se no MD uma n�tida prefer�ncia pela coopera��o via sistema de ensino das 

FA brasileiras, evitando-se assim o envolvimento direto em quest�es de seguran�a 

no continente africano. O receio de que meios militares, especialmente os de 

natureza blindada e mecanizada, sejam empregados no exterior e n�o possam ser 

utilizados para atender �s necessidades dom�sticas tamb�m se apresenta como um 

�bice ao incremento da coopera��o militar com na��es subsaarianas. 

A an�lise dos dados referentes aos cursos da ESG permite concluir que o 

Brasil mant�m excelente contato de alto n�vel com os pa�ses da Am�rica do Sul, 

todavia, deixa a desejar com rela��o aos demais pa�ses do entorno estrat�gico 

(çfrica atl�ntica). Al�m disso, observa-se o desinteresse dos pa�ses subsaarianos 

em enviar militares ao Brasil que estejam em posi��o de estabelecer tais contatos na 

esfera militar, o que prejudica a gera��o de futuros projetos consistentes de 

coopera��o na �rea da Defesa.  

O amadurecimento institucional emerge das fontes pesquisadas. Entre 2003-

2010 verificou-se uma tentativa de melhorar o n�vel de integra��o entre os diversos 

atores relacionados ao tema da coopera��o militar, como o MD, a ABC e o MRE, o 

que � bastante natural, tendo em vista o pouco tempo de cria��o do MD. Aqui 
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tamb�m a concretiza��o se d� para al�m do horizonte temporal abrangido por esta 

tese. 

Encerrando o presente cap�tulo, � digno de men��o o fato de que grande 

parte dos entrevistados era militar, ocupando cargos de assessoria ou chefia no MD. 

Desse universo, muitos eram oriundos do EB. Ser� justamente a perspectiva desse 

ator o objeto do pr�ximo cap�tulo.  
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6 A COOPERA�ÌO T�CNICA BRASIL-çFRICA NA çREA DE DEFESA NA  

   PERSPECTIVA DO EB 

 

O cap�tulo anterior abordou a coopera��o t�cnica-militar entre o Brasil e os 

pa�ses subsaarianos vista com as lentes do MD. Assim, a pesquisa se aprofundou, 

descortinando os meandros do �rg�o referentes ao tema da tese.  

A esse respeito, o per�odo estudado (2003-2010) testemunhou a assinatura 

de v�rios acordos de coopera��o militar com na��es africanas. Ademais, tais 

instrumentos estabeleceram par�metros objetivos que possibilitam mensurar a 

intensidade do relacionamento para al�m da ret�rica. 

Neste ponto, conv�m revisitar o problema de pesquisa. O questionamento 

consiste na representatividade das a��es desenvolvidas pelo Ex�rcito Brasileiro na 

�rea internacional, no contexto da pol�tica externa brasileira voltada para os pa�ses 

da costa atl�ntica da çfrica subsaariana e pa�ses africanos da CPLP, no per�odo de 

2003-2010. Formulada de outra maneira, a pergunta pode se referir ao que o EB fez 

de concreto para se aproximar das na��es do espa�o considerado.  

Na tentativa de responder ao questionamento proposto, a hip�tese mais 

prov�vel seria a de que as a��es desenvolvidas pelo EB na �rea internacional no 

per�odo compreendido pela pesquisa tiveram baixa representatividade no contexto 

da PEB voltada para o espa�o geogr�fico considerado. 

O presente cap�tulo pretende analisar como se deu a coopera��o militar 

Brasil-çfrica no n�vel do EB. A investiga��o ser� conduzida com base nos 

par�metros estabelecidos pelos pr�prios acordos de coopera��o. Antes, por�m, 

comecemos pela discuss�o das diretrizes do Comando do Ex�rcito para as a��es na 

�rea internacional. 

 

6.1 DIRETRIZ PARA AS ATIVIDADES DO EX�RCITO BRASILEIRO NA çREA  

      INTERNACIONAL  

 

Conceitualmente, a finalidade da diretriz para as atividades do Ex�rcito 

Brasileiro na �rea internacional (DAEBAI) � estabelecer as orienta��es b�sicas, de 

car�ter geral, para subsidiar o planejamento e as a��es das atividades afetas ao 

(EB) no campo internacional, definindo os crit�rios que permitam a prioriza��o desse 
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esfor�o a fim de alcan�ar os objetivos estrat�gicos definidos pelo Sistema de 

Planejamento do Ex�rcito (SIPLEX). Trata-se, juntamente com a respectiva pol�tica e 

dos planos do EB para as atividades internacionais, dos documentos de mais alto 

n�vel dentro da institui��o que norteiam os compromissos no plano externo. 

Desde o in�cio do per�odo abrangido pela pesquisa at� os dias atuais, 

estiveram em vigor as seguintes diretrizes, na sequ�ncia: 

¥ Portaria N¼ 562 do Comandante do Ex�rcito, de 31 de outubro de 200131; 

¥ Portaria N¼ 579 do Comandante do Ex�rcito, de 13 de julho de 201032;e 

¥ Portaria N¼ 544 do Comandante do Ex�rcito, de 2 de julho de 201333. 

Resolveu-se considerar a �ltima diretriz, ainda que fora do per�odo 

pesquisado, para melhor contextualizar a evolu��o do pensamento institucional com 

rela��o ao assunto investigado na presente tese. 

De forma geral, as diretrizes trazem os marcos legais, premissas, 

condicionantes, considera��es sobre a PEB, orienta��es do MD, bem como o 

interesse do EB e prioridades quanto aos compromissos internacionais e �reas 

geogr�ficas. Entretanto, pequenas, mas significativas diferen�as de reda��o entre as 

vers�es merecem ser exploradas. 

Logo no in�cio da diretriz assinada em 2001, na parte das premissas b�sicas, 

observa-se o seguinte:  

 

b. Participante ativo desse esfor�o do Pa�s, o Ex�rcito Brasileiro deve 
orientar suas atividades na �rea internacional, de forma a obter a melhor 
rela��o custo-benef�cio, nesse processo de buscar maior proje��o do 
Pa�s no concerto mundial. 
c. Desse modo, � imprescind�vel que as a��es sejam direcionadas para 
�reas geogr�ficas ou setores priorit�rios, tomando-se por base os seguintes 
par�metros essenciais: conjunturas nacional e internacional, pol�tica externa 
brasileira, interesses espec�ficos da For�a Terrestre e interesses 
estrangeiros no Brasil no campo militar. (BRASIL, 2001, p. 18, grifo nosso). 

 

O texto mais recente traz a seguinte reda��o: "as a��es desenvolvidas pelo 

EB na �rea internacional estar�o em conson�ncia com a PEB e com as diretrizes 

emanadas pelo MD, evidenciando a aplica��o do princ�pio de Unidade de A��o 

Exterior do Estado" (BRASIL, 2013, p. 11). 

_____________ 
31 Publicada no Boletim do Ex�rcito n¼ 46, de 16 de novembro de 2001, p. 17. 
32 Publicada no Boletim do Ex�rcito n¼ 28, de 16 de julho de 2010, p. 10. 
33 Publicada no Boletim do Ex�rcito n¼ 27, de 5 de julho de 2013, p. 10. 
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O primeiro texto remete a algumas das percep��es colhidas em entrevistas 

no MD e exploradas no cap�tulo anterior, no qual express�es como "custo-benef�cio" 

e "proje��o de poder" eram recorrentes. Nota-se que a PEB n�o � ignorada. 

Contudo, a reda��o sugere maior autonomia para o EB na escolha de suas 

prioridades na �rea internacional.  

O segundo texto � claro e n�o deixa d�vidas quanto "� unidade de a��o 

exterior do estado". Dito de outra forma, o EB buscar� maior integra��o com o MRE 

e MD a fim de agregar sinergia �s pol�ticas exterior e a de defesa em suas a��es 

internacionais. Isso mostra uma evid�ncia de amadurecimento institucional dos 

atores envolvidos. 

Outra passagem da reda��o da diretriz em 2001 assinala a seguinte 

considera��o acerca da PEB: 

 

a) A avalia��o da pol�tica externa brasileira permite concluir sobre as �reas 
estrat�gicas (geogr�ficas ou de atividades) de maior interesse do Estado 
Brasileiro. 
b) As decis�es sobre solicita��es de miss�es na �rea internacional devem 
ser tomadas com base no real interesse da For�a, considerando-se as 
�reas estrat�gicas priorit�rias para a atua��o do Ex�rcito. (BRASIL, 2001, p. 
18). 

  

J� em 2013, nas condicionantes para as a��es exteriores do EB, observa-se 

o seguinte:  

 

Ademais, faz-se necess�rio ressaltar que a avalia��o da PEB, as 
orienta��es do MD e o levantamento dos interesses espec�ficos do Ex�rcito, 
por sofrerem influ�ncia de tend�ncias conjunturais, ser�o continuamente 
observados e analisados pelo Sistema de Planejamento do Ex�rcito 
(SIPLEx) que, por via de consequ�ncia, ajustar� a execu��o da presente 
Diretriz, com a possibilidade de apontar, inclusive, para o aproveitamento 
das novas oportunidades surgidas no decorrer da an�lise. (BRASIL, 2013, 
p. 15). 

 

Revisitando os achados do cap�tulo anterior, verifica-se que a abordagem da 

coopera��o se baseava na iniciativa das for�as singulares, o que pode ser 

comprovado na primeira passagem, letra b), na qual est� clara que as decis�es 

devem ser tomadas "com base no real interesse da For�a". Por outro lado, o 

segundo texto coloca a PEB e as orienta��es do MD como "condicionantes" do 

processo decis�rio. Ou seja, � uma clara evid�ncia de que a abordagem "down-top" 

passa a ceder lugar a um modelo mais "top-down".  
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Outra evid�ncia � encontrada no plano para as atividades do EB na �rea 

internacional (PAEBAI)34, assinado em abril de 2010. Nele, as "�reas de maior 

interesse" aparecem com a prioridade abaixo: 

¥ Prioridade 1: Am�rica do Sul; 

¥ Prioridade 2: EUA e Canad�; 

¥ Prioridade 3: Uni�o Europeia; 

¥ Prioridade 4: R�ssia, China, êndia e çfrica do Sul; e 

¥ Prioridade 5: çfrica, Israel e Leste Europeu. 

O que mais chama a aten��o � que, embora desde 2003 a PEB tenha 

sinalizado forte direcionamento para o adensamento de rela��es com a çfrica, bem 

como as pol�ticas de defesa de 1996 e 2005 a tenham colocado como �rea 

priorit�ria, o continente negro figura como �ltima prioridade para as a��es 

internacionais do EB. Ademais, a çfrica do Sul � vista mais como um pa�s 

emergente integrante do BRICS do que no contexto africano. Os pa�ses da CPLP 

sequer s�o mencionados, estando inclu�dos na categoria gen�rica "çfrica".  

A situa��o em 2013 � completamente diferente, como se constata no 

enunciado do foco do esfor�o internacional do EB: 

 

Considerando os Marcos Legais e, especialmente, a Diretriz do 
Comandante do Ex�rcito, o EB, em seu estudo para a decis�o quanto � 
consecu��o de atividades na �rea internacional, deve direcionar o esfor�o 
para: 
¥ Prioridade 1: Am�rica do Sul 
    (...) 
¥ Prioridade 2: çfrica-Austral, Comunidade de Pa�ses de L�ngua 
Portuguesa (CPLP) e entorno estrat�gico 

O continente africano � uma das prioridades da PEB, recebe expressivos 
investimentos de empresas brasileiras e, historicamente, o apoio do EB em 
miss�es de paz. A CPLP possui la�os culturais que a une ao Brasil, 
favorecendo o estabelecimento da coopera��o com os demais pa�ses da 
çfrica. 

Os pa�ses da çfrica Atl�ntica, especialmente os situados no entorno 
estrat�gico brasileiro, constituem outra das prioridades da PEB. Busca-se 
consolidar essa �rea como Zona de Paz e de Coopera��o do Atl�ntico Sul 
(ZOPACAS). 

O esfor�o levado a cabo pelo Brasil nos demais pa�ses africanos tem sido 
um dos mais intensos nos �ltimos anos. A coopera��o com os pa�ses da 
�rea objetiva a manuten��o do di�logo bilateral e a instaura��o de uma 
ordem mundial est�vel. 

_____________ 
34 O PAEBAI complementa a DAEBAI. 



113 

 

 

¥ Prioridade 3: EUA, Canad� e Europa  
     (...) 
¥ Prioridade 4: M�xico e Am�rica Central 
     (...) 
¥ Prioridade 5: çsia-Oriente Pr�ximo e M�dio 
     (...) 
¥ Prioridade 6: çsia-Pac�fico. (BRASIL, 2013, p. 27-28) 

 

Logo, nota-se significativa diferen�a de abordagem entre as diretrizes mais 

antigas e a mais recente. Entrevistas realizadas no Comando do Ex�rcito apontam 

que tal mudan�a de prioridade ocorreu por for�a de orienta��es emanadas pelo MD, 

inclusive com a promessa de maior aloca��o de recursos para a coopera��o militar 

com pa�ses africanos (Entrevistados 8 e 14). Conv�m lembrar que, durante os anos 

abordados pela pesquisa, os textos em vigor eram os primeiros. 

 

6.1.1 Par�metros de estudo 
 

A DAEBAI estabelece como atividades do EB na �rea internacional "as 

miss�es desempenhadas por militares no exterior e as atividades realizadas em 

territ�rio nacional que envolvam o relacionamento do EB, na �rea internacional, com 

�rg�os civis e militares, nacionais e estrangeiros" (BRASIL, 2001, p. 20). Em 

decorr�ncia, a defini��o inclui o seguinte: 

¥ Miss�es permanentes no exterior, junto �s representa��es diplom�ticas, 

organiza��es militares de ensino ou instru��o, organismos internacionais, comiss�es 

e outras; 

¥ miss�es permanentes de militares estrangeiros no Brasil, na �rea militar 

ou da diplomacia militar; 

¥ cursos, est�gios e visitas, tanto de militares brasileiros no exterior, quanto 

de autoridades e militares estrangeiros no Brasil, a fim de tratar de assuntos de 

interesse do Ex�rcito; 

¥ interc�mbios militares de diversas naturezas; 

¥ confer�ncias e reuni�es bilaterais, ou em foros internacionais, com a 

participa��o de representantes do EB; 

¥ exerc�cios em conjunto com tropas estrangeiras; 

¥ participa��es em miss�es de paz; 
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¥ gest�es para compra e venda de material de emprego militar, seus 

componentes e mat�rias primas; 

¥ assinatura de conv�nios, termos aditivos a memorandos de entendimento, 

cartas de inten��o e documentos afins. 

A lista acima, quando confrontada com o previsto nos acordos de coopera��o 

no dom�nio da defesa, guarda sens�vel semelhan�a. Assim, com a finalidade de 

sistematizar o estudo, chega-se aos par�metros abaixo: 

¥ an�lise do plano de cursos e est�gios em na��es amigas (PCENA); 

¥ an�lise do plano de cursos e est�gios para militares estrangeiros no EB 

(PCEMEEB); 

¥ an�lise do plano de visitas e outras atividades em na��es amigas 

(PVANA); 

¥ an�lise do plano de visitas de militares estrangeiros ao Brasil (PVMEB); 

¥ confer�ncias e ou reuni�es bilaterais entre o EB e seus contrapartes de 

pa�ses subsaarianos; 

¥ exerc�cios militares conjuntos envolvendo o EB e na��es africanas;  

¥ participa��o em miss�es de paz da ONU em pa�ses africanos ao sul do 

Saara; e 

¥ gest�es para compra, venda ou doa��o de material de defesa. 

Estabelecidos os par�metros, ser�o comunicados os achados relativos a cada 

um deles. Nas se��es seguintes, a fim de melhor situar o leitor no assunto em tela, 

ser�o apresentados os aspectos coletados tanto nas fontes prim�rias documentais, 

quanto em question�rios e entrevistas realizados no Comando do Ex�rcito e 

detalhados no cap�tulo que trata da metodologia.  O objetivo �ltimo � o de aferir a 

representatividade das a��es do EB em rela��o aos pa�ses africanos abrangidos 

pelo estudo. � importante sublinhar ainda que os quadros demonstrativos ter�o 

abordagem comparativa, com o intuito de fornecer uma vis�o mais ampla do 

assunto.  

 

6.2 PLANO DE CURSOS E ESTçGIOS EM NA�ÍES AMIGAS 

 

O PCENA � um indicador bastante �til na presente pesquisa, uma vez que 

mostra os pa�ses e as atividades solicitadas pelo EB junto �s na��es amigas. No 
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limite das entrevistas realizadas no Comando do Ex�rcito, houve unanimidade entre 

os entrevistados de que a �rea de ensino seria o vetor mais importante da 

coopera��o militar com as na��es subsaarianas. Tal �rea compreende, al�m dos 

cursos em na��es amigas, aqueles realizados por militares estrangeiros no Brasil. 

Tanto na DAEBAI, quanto em entrevistas realizadas, surgiram as express�es "arco 

do conhecimento" e "zona de coopera��o e integra��o" (BRASIL, 2013, p. 28).  A 

�ltima est� associada aos pa�ses da Am�rica do Sul e çfrica, onde o EB procura, 

com suas a��es internacionais, fortalecer la�os de amizade, confian�a m�tua e 

cooperar, no sentido de oferecer expertise, al�m de contribuir para um ambiente 

seguro e est�vel. O "arco do conhecimento" est� identificado com os pa�ses da 

Am�rica do Norte e Europa, onde o EB aspira a adquirir conhecimento cient�fico, 

novas tecnologias e compartilhar da experi�ncia de combate desses pa�ses, 

buscando atualiza��es em sua doutrina militar. 

O quadro abaixo mostra a situa��o dos cursos solicitados e realizados por 

militares do Ex�rcito em na��es amigas no per�odo considerado na presente 

pesquisa: 

 

Quadro N¼ 12 - Plano de cursos e est�gios em na��es amigas.                                            (Continua) 

Ano Cursos solicitados 
(total) 

Destinos Vagas 
solicitadas 

(total) 
 

 

2003 

 

 

65 

EUA 25 

Europa 23 

Am�rica do Sul 10 

çfrica subsaariana 01 

Outros pa�ses 06 

 

 

 

2004 

 

 

60 

EUA 10 

Europa 25 

Am�rica do Sul 19 

çfrica subsaariana 01 

Outros pa�ses 10 
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Quadro N¼ 12 - Plano de cursos e est�gios em na��es amigas.                                   (Continua��o) 

Ano Cursos solicitados 

(total) 

Destinos Vagas 
solicitadas 

(total) 

 

 

2005 

 

 

72 

EUA 14 

Europa 28 

Am�rica do Sul 26 

çfrica subsaariana - 

Outros pa�ses 04 

 

 

 

2006 

 

 

84 

EUA 19 

Europa 29 

Am�rica do Sul 26 

çfrica subsaariana 01 

Outros pa�ses 09 

 

 

 

2007 

 

 

62 

EUA 14 

Europa 19 

Am�rica do Sul 21 

çfrica subsaariana 01 

Outros pa�ses 07 

 

 

 

2008 

 

 

79 

EUA 18 

Europa 25 

Am�rica do Sul 22 

çfrica subsaariana 01 

Outros 13 

 

 

 

2009 

 

 

133 

EUA 32 

Europa 42 

Am�rica do Sul 42 

çfrica subsaariana 02 

Outros 20 
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Quadro N¼ 12 - Plano de cursos e est�gios em na��es amigas.                                   (Conclus�o) 

Ano Cursos solicitados 

(total) 

Destinos Vagas 
solicitadas 

(total) 

 

 

2010 

 

 

203 

EUA 37 

Europa 57 

Am�rica do Sul 78 

çfrica subsaariana 05 

Outros 26 

Fonte: Relat�rios da 1» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 
 

Um primeiro olhar sobre o quadro acima mostra que, ao longo dos 8 anos 

abrangidos pela pesquisa, foram solicitados pelo EB 758 cursos ou est�gios em 

na��es amigas. Destes, apenas 12 foram endere�ados a pa�ses da çfrica 

subsaariana, ou seja, apenas 1,6% do total. 

Segue-se de forma pormenorizada os cursos solicitados a pa�ses africanos: 

 

Quadro N¼ 13 - Cursos solicitados a pa�ses africanos                                                             

Ano Pa�s Curso Posto 

2003 çfrica do Sul Curso de especialista de intelig�ncia Capit�o 
2004 çfrica do Sul Curso da Escola Nacional de Defesa 

Sul-africana 
Coronel 

2006 çfrica do Sul Programa de seguran�a nacional 
executiva 

Coronel 

2007 çfrica do Sul Programa de seguran�a nacional 
executiva 

Coronel 

2008 çfrica do Sul Curso de comando e estado-maior Major 
 

2009 
 

çfrica do Sul 
Programa de seguran�a nacional 

executiva 
Coronel 

Curso de comando e estado-maior Major 
 
 

2010 

 
 

çfrica do Sul 

Programa de seguran�a nacional 
executiva 

Coronel 

Curso de comando e estado-maior Major 
Curso de Assuntos Civis Major 

Curso de camuflagem, orienta��o e 
sobreviv�ncia 

Capit�o e um 1¼ 

Sargento 

Fonte: Relat�rios da 1» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 
 

De acordo com as fontes pesquisadas, dos cursos solicitados acima, apenas 

o primeiro n�o foi realizado.  
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6.2.1 An�lise dos resultados 

Assim, objetivamente, os dados mostram que o EB somente solicitou cursos 

para a çfrica do Sul e que estes apresentaram uma tend�ncia de crescimento a 

partir de 2009. Por outro lado, o pa�s africano acolheu muito bem as propostas 

brasileiras, n�o atendendo apenas uma atividade requerida. De forma t�cita, o 

resultado sugere que o EB, durante o per�odo estudado, n�o considerou a 

possibilidade de buscar conhecimentos espec�ficos em outros pa�ses subsaarianos 

que n�o a çfrica do Sul. Al�m disso, dos 11 cursos solicitados, 8 se consideram 

como de altos estudos militares. 

Esta vis�o tamb�m surgiu nas entrevistas realizadas no Comando do 

Ex�rcito, na 5» Subchefia do EME, que trata de assuntos internacionais. Todos os 

entrevistados apontaram que, durante 2003-2010, n�o houve muitas atividades 

voltadas para a çfrica, por�m confirmaram a tend�ncia de aumento das rela��es 

militares com pa�ses africanos. Com rela��o ao envio de alunos militares brasileiros 

para na��es subsaarianas, considera-se apenas a çfrica do Sul e a Nig�ria, com 

prioridade para cursos de altos estudos, nos quais os frequentadores s�o oficiais 

superiores com perspectivas de ocupar cargos relevantes dentro da estrutura militar 

dos pa�ses envolvidos. Logo, a inten��o seria a de estabelecer relacionamento de 

alto n�vel com estes pa�ses (Entrevistado 8). Ao privilegiar apenas os pa�ses 

mencionados acima, nota-se semelhan�a com setores do MD que demandam mais 

contrapartidas na rela��o com os pa�ses subsaarianos no campo militar, expressa 

na c�lebre frase: Òo que vamos aprender com eles?Ó. Tal vis�o leva ao n�o 

aproveitamento de oportunidades que poderiam surgir ao estabelecer contatos de 

alto n�vel com outros pa�ses do espa�o considerado nesta pesquisa, sobretudo 

Angola, pa�s com o qual o Brasil mant�m um acordo na �rea da Defesa robusto, e 

Mo�ambique, integrante da CPLP. 

Elevando o foco da an�lise para uma vis�o mais geral do assunto, verifica-se 

forte tend�ncia de crescimento da solicita��o de cursos em na��es amigas a partir 

de 2009. O assim denominado "arco do conhecimento" foi o alvo da grande maioria 

de solicita��es de vagas para militares do EB, superando at� mesmo a Am�rica do 

Sul. Conclui-se, portanto, que no tocante a cursos e est�gios, os la�os com os 

pa�ses subsaarianos foram muito t�nues. Por outro lado, o relacionamento com os 
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pa�ses ocidentais do hemisf�rio norte e Am�rica do Sul apresentaram perfil bem 

mais intenso.  

 

6.3 PLANO DE CURSOS E ESTçGIOS DE MILITARES ESTRANGEIROS NO EB 
 

O PCEMEEB trata do planejamento de cursos e est�gios a serem realizados 

por militares de na��es amigas em estabelecimentos de ensino do EB. Ele reflete os 

cursos e as vagas solicitadas por outros pa�ses ao Ex�rcito. O quadro abaixo 

fornecer� vis�o sint�tica sobre o assunto: 

 

Quadro N¼ 14 - Plano de cursos e est�gios para militares estrangeiros no Brasil.                 (Continua) 

Ano Grau 
Hier�rquico 

Pa�s Vagas 
solicitadas 

Vagas 
canceladas 

 

 

2003 

 

 

Oficiais 

EUA 03 02 

Europa 05 01 

Am�rica do Sul 61 36 

çfrica 01 - 

Outros pa�ses 15 05 

 

 

2003 

 

 

Sargentos 

EUA 03 03 

Europa 03 02 

Am�rica do Sul 23 10 

çfrica 08 - 

Outros pa�ses 03 03 

 

 

 

2004 

 

 

Oficiais 

EUA - - 

Europa 07 03 

Am�rica do Sul 60 23 

çfrica 01 - 

Outros pa�ses 15 04 

 

 

2004 

 

 

Sargentos 

EUA - - 

Europa 05 02 

Am�rica do Sul 13 06 

çfrica 02 - 

Outros pa�ses - - 
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Quadro N¼ 14 - Plano de cursos e est�gios para militares estrangeiros no Brasil.         (Continua��o) 

Ano Grau hier�rquico  Pa�s Vagas solicitadas Vagas canceladas 

 

 

2005 

 

 

Oficiais 

EUA 04 01 

Europa 08 03 

Am�rica do Sul 92 20 

çfrica 21 04 

Outros pa�ses 06 01 

 

 

2005 

 

 

Sargentos 

EUA 03 01 

Europa 08 05 

Am�rica do Sul 20 07 

çfrica 06 04 

Outros pa�ses 01 01 

 

 

2007 

 

 

Oficiais 

EUA 01 - 

Europa 03 01 

Am�rica do Sul 92 43 

çfrica 11 02 

Outros pa�ses 11 05 

 

 

2007 

 

 

Sargentos 

EUA - - 

Europa 02 - 

Am�rica do Sul 52 09 

çfrica 03 01 

Outros pa�ses 06 - 

 

 

2008 

 

 

Oficiais 

EUA 06 02 

Europa 03 03 

Am�rica do Sul 136 46 

çfrica 34 14 

Outros pa�ses 11 05 

 

 

2008 

 

 

Sargentos 

EUA 01 01 

Europa 01 01 

Am�rica do Sul 62 21 

çfrica 14 09 

Outros pa�ses 01 - 
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Quadro N¼ 14 - Plano de cursos e est�gios para militares estrangeiros no Brasil.         (Conclus�o) 

Ano Grau Hier�rquico Pa�s Vagas solicitadas Vagas canceladas 

  

 

2009 

 

 

Oficiais 

EUA 09 01 

Europa 09 02 

Am�rica do Sul 103 34 

çfrica 22 08 

Outros pa�ses 13 03 

 

 

2009 

 

 

Sargentos 

EUA 01 - 

Europa 02 01 

Am�rica do Sul 59 12 

çfrica 06 04 

Outros pa�ses 06 01 

 

 

2010 

 

 

Oficiais 

EUA 11 - 

Europa 03 01 

Am�rica do Sul 141 50 

çfrica 28 08 

Outros pa�ses 10 06 

 

 

2010 

 

 

Sargentos 

EUA 02 - 

Europa 04 - 

Am�rica do Sul 81 37 

çfrica 09 06 

Outros pa�ses - - 

Fonte: Relat�rios da 1» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 

 

Os dados mostram que um total de 1365 vagas de cursos ou est�gios foram 

solicitadas pelas na��es amigas ao EB no per�odo 2003-2010, excetuando-se o ano 

de 2006. Destas, 166 foram solicita��es oriundas de pa�ses subsaarianos, 

perfazendo 12,2% do total de requisi��es. O n�mero de cancelamentos de vagas 

tamb�m foi expressivo: 483, ou 35% do montante. Com rela��o �s na��es africanas, 

foram 60 vagas canceladas, resultando em 12,2% dos cancelamentos. De fato, 

segundo as fontes consultadas, obteve-se 882 vagas preenchidas ao longo dos 8 

anos de estudo, sendo que os pa�ses africanos tiveram 107 militares frequentando 
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estabelecimentos de ensino no EB. Ou seja, 12,1% das vagas efetivamente 

aproveitadas foram destinadas �s na��es subsaarianas. 

Prosseguindo na an�lise dos dados, tem-se a seguinte distribui��o de cursos 

por pa�s, por ano: 

 

Quadro N¼ 15 - Cursos e est�gios solicitados pelos pa�ses da çfrica subsaariana ao Ex�rcito 
Brasileiro                      (Continua) 

Ano Pa�s Curso Estabelecimento 
de Ensino 

N¼ de 
militares 

 
 
 
 
 
 
 

2003 

 
 
 

Mo�ambique 

Curso de forma��o de 
sargento de sa�de 

Escola de Sa�de 
do Ex�rcito 

 
02 

Curso de suprimento de 
�gua 

 
Escola de 
Instru��o 

Especializada 
(EsIE) 

02 

Curso de administra��o de 
dep�sito 

01 

Est�gio de desminagem 01 
 
 
 
 

Nam�bia 

Curso de suprimento de 
�gua 

01 

 
 

Curso b�sico de 
montanhismo para oficiais 

Se��o de 
Instru��o de 
Montanhismo 

(11¼ Batalh�o de 
Infantaria de 
Montanha) 

 
 

01 

Curso de eletricidade 
avan�ada 

Escola de 
Comunica��es 

01 

 
 
 

2004 

 
 

Cabo Verde 

Curso de forma��o de 
oficiais  

AMAN 01 

Curso de administra��o de 
dep�sito 

 
EsIE 

01 

Curso de meios auxiliares 
de instru��o 

01 

 
 
 
 

2005 

 
 
 

Angola 

Curso de comando e 
estado-maior 

ECEME 01 

Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 02 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de intend�ncia 

EsAO 01 

Curso de opera��es na 
selva 

CIGS 02 
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Quadro N¼ 15 - Cursos e est�gios solicitados pelos pa�ses da çfrica subsaariana ao Ex�rcito 
Brasileiro                 (Continua��o) 

 
Ano 

 
Pa�s Curso Estabelecimento 

de Ensino 
N¼ de 

militares 
 Cabo Verde Curso de forma��o de 

oficiais 
AMAN 01 

Curso de meios auxiliares 
de instru��o 

EsIE 01 

Nig�ria Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de material b�lico 

EsAO 01 

Guin�-
Bissau 

Curso de opera��o de 
meios audiovisuais 

Escola de 
Comunica��es 

01 

 
 
 
 
 
 

2007 

çfrica do 
Sul 

Curso de opera��es na 
selva 

CIGS 02 

 
 
 

Angola 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de intend�ncia  

 
EsAO 

01 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de material b�lico 

01 

Curso de meios auxiliares 
de instru��o 

EsIE 01 

Costa do 
Marfim 

 
Est�gio de Portugu�s 

Centro de 
Estudos de 

Pessoal (CEP) 

01 

Guin�-
Bissau 

Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 02 

Nig�ria Curso de comando e 
estado-maior 

ECEME 01 

 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Angola 

Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 07 

Curso de manuten��o de 
comunica��es 

Escola de 
Comunica��es 

02 

Mestrado em engenharia 
cartogr�fica 

 
IME 

01 

Mestrado em engenharia 
mec�nica 

01 

Coordena��o pedag�gica CEP 05 
 
 

Cabo Verde 

Curso de forma��o de 
sargentos m�sicos 

 
EsIE 

01 

Curso de forma��o de 
sargentos de intend�ncia 

01 

Curso de forma��o de 
sargentos de material b�lico 

Escola de 
Material B�lico 

01 

Curso de forma��o de 
sargentos de comunica��es 

Escola de 
Comunica��es 

01 
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Quadro N¼ 15 - Cursos e est�gios solicitados pelos pa�ses da çfrica subsaariana ao Ex�rcito 
Brasileiro                 (Continua��o) 

Ano 
 

Pa�s Curso Estabelecimento 
de Ensino 

N¼ de 
militares 

 
 
 
 

2008 

 
Guin�-
Bissau 

 
Curso de forma��o de 

oficiais 

 
AMAN 

 
01 

    
 
 

S�o Tom� e 
Pr�ncipe 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de artilharia 

 
EsAO 

01 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de material b�lico 

01 

Curso de aperfei�oamento 
de sargentos de infantaria 

EsASA 01 

Senegal Est�gio de Portugu�s CEP 01 
 

 
 
 
 
 
 
 

2009 
 

 
 
 

Angola 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de comunica��es 

EsAO 01 

Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 02 

Curso de aperfei�oamento 
de sargentos de infantaria 

EsASA 01 

Curso avan�ado de 
eletr�nica para sargentos 

Escola de 
Comunica��es 

01 

Cabo Verde Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 01 
Mo�ambiqu

e 
03 

Nig�ria Est�gio de Portugu�s  CEP 01 
 
 

S�o Tom� e 
Pr�ncipe 

Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 03 

Curso de forma��o e 
gradua��o em engenharia 
de fortifica��o e constru��o 

 
 
 

IME 

01 

Curso de forma��o e 
gradua��o em engenharia 

topogr�fica 

01 

Curso de forma��o e 
gradua��o em engenharia 

da computa��o 

01 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 
 
 

Angola 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de infantaria, 
cavalaria, engenharia, 

intend�ncia, comunica��es 
e material b�lico 

 
 

EsAO 

 
 

06 

Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 02 

Curso de coordena��o 
pedag�gica 

 
CEP 

01 



125 

 

 

Quadro N¼ 15 - Cursos e est�gios solicitados pelos pa�ses da çfrica subsaariana ao Ex�rcito 
Brasileiro                 (Conclus�o) 
Ano 

 
Pa�s Curso Estabelecimento 

de Ensino 
N¼ de 

militares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

 Curso de psicopedagogia 
escolar 

 01 

Curso de Pol�cia do 
Ex�rcito para sargentos 

Batalh�es de 
Pol�cia do 

Ex�rcito de 
Recife, Bras�lia e 

Porto Alegre 

03 

Cabo Verde Curso de forma��o de 
oficiais 

AMAN 02 

 
 
 

Mo�ambique 

Curso de forma��o de 
oficiais 

02 

Curso de forma��o e 
gradua��o em engenharia 

qu�mica 

IME 01 

Curso de aperfei�oamento 
de oficiais de artilharia e 

comunica��es 

 
EsAO 

 
02 

 
Nig�ria 

Curso de comando e 
estado-maior 

ECEME 01 

Est�gio de Portugu�s CEP 01 
Senegal Est�gio de Portugu�s CEP 01 

Fonte: Relat�rios da 1» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 

 

Entre 2003-2010, os pa�ses subsaarianos que solicitaram cursos no EB e 

efetivamente preencheram as vagas foram: çfrica do Sul (02 vagas), Angola (47 

vagas), Cabo Verde (12 vagas), Costa do Marfim (01 vaga), Guin�-Bissau (09 

vagas), Mo�ambique (14 vagas), Nam�bia (03 vagas), Nig�ria (05 vagas), S�o Tom� 

e Pr�ncipe (10 vagas) e Senegal (02 vagas). 

Os pa�ses que demonstraram maior interesse foram os pertencentes da 

CPLP, como Angola, Cabo Verde, Mo�ambique, Guin�-Bissau e S�o Tom� e 

Pr�ncipe. Nesse ponto, Angola despontou como a na��o subsaariana com o maior 

n�mero de cursos realizados, obtendo mais do triplo do segundo colocado, 

Mo�ambique. Fora da CPLP, a Nig�ria foi o pa�s que teve mais vagas solicitadas e 

atendidas, seguida da Nam�bia, çfrica do Sul, Senegal e Costa do Marfim. 

 

6.3.1 An�lise dos resultados 



126 

 

 

A an�lise dos dados revelou que as na��es subsaarianas buscaram, em boa 

medida, cursos de car�ter t�cnico, nas �reas de sa�de, ensino e log�stica, 

ministrados pelas Escolas de Sa�de, Material B�lico, Comunica��es, Instru��o 

Especializada e Centro de Estudos de Pessoal. 

No campo da forma��o militar, que envolve cursos de forma��o e 

aperfei�oamento tanto de oficiais quanto de pra�as, constatou-se a maior procura 

pelos pa�ses da CPLP. Fora desse universo, somente a Nig�ria manifestou interesse 

nessa �rea.  

Assim, a AMAN, escola formadora de oficiais, acolheu 29 cadetes35 africanos 

no per�odo estudado, sendo 13 angolanos, 05 cabo-verdianos, 05 mo�ambicanos, 

03 de Guin�-Bissau e 03 de S�o Tom� e Pr�ncipe. 

Por sua vez, o IME ministrou cursos para 06 alunos africanos. Angola enviou 

02, S�o Tom� e Pr�ncipe, 03, e Mo�ambique 01.  

A Escola de Aperfei�oamento de Oficiais contou com 15 alunos subsaarianos 

no per�odo. 10 eram angolanos, 02 de S�o Tom� e Pr�ncipe, 02 de Mo�ambique e 

01 da Nig�ria. 

Com rela��o aos cursos de altos estudos militares, na ECEME, a situa��o foi 

a seguinte:  

¥ Angola enviou 01 Tenente-coronel no ano de 2005; e 

¥ Nig�ria enviou em 2007 01 major e em 2010 outro major. 

Portanto, no per�odo estudado, apenas 03 oficiais africanos frequentaram o 

curso de comando e estado-maior no Brasil. Uma aus�ncia significativa foi a çfrica 

do Sul. Ali�s, sobre este pa�s, cabe uma reflex�o mais profunda. 

Conforme apurado no cap�tulo anterior, o acordo de coopera��o em defesa 

entre o Brasil e a pot�ncia regional da çfrica Austral foi assinado em 2003 e se 

constituiu em um dos mais completos acordos com na��es africanas. Em 2010, o 

arranjo ainda dependia de aprova��o do Congresso Sul-africano para entrar em 

vigor. 

Al�m disso, no per�odo estudado, o Brasil enviou 08 oficiais para cursos de 

altos estudos militares nessa na��o africana. Ainda, segundo dados coletados em 

entrevistas, a çfrica do Sul seria um dos destinos priorit�rios para que contatos de 

"alto n�vel", provenientes da presen�a em tais atividades, pudessem ser gerados 

_____________ 
35 Segundo a tradi��o militar brasileira, os alunos da AMAN recebem o grau hier�rquico de cadete. 
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(Entrevistado 8). Por outro lado, entre 2003-2010 teve-se apenas 02 militares sul-

africanos realizando cursos no Brasil, ambos de opera��es na selva no Centro de 

Instru��o e Guerra na Selva. Nenhum na ECEME e apenas 01 na ESG. Ou seja, os 

dados apontam para o baixo interesse da çfrica do Sul em enviar estudantes 

militares ao Brasil. Ademais, as entrevistas realizadas no Comando do Ex�rcito 

trouxeram alguns pontos complementares, que conv�m explorar.  

O primeiro deles diz respeito a um reconhecimento t�cito de que poder�amos 

ter tido interc�mbio mais intenso com na��es subsaarianas no tocante � �rea de 

ensino. Nas palavras do entrevistado 8: 

  
As rela��es com a çfrica est�o vindo num crescente. No per�odo abordado 
n�o houve tantas a��es, mas est� havendo um incremento. Muito dos 
pa�ses africanos o Brasil sequer tinha rela��es diplom�ticas. � um processo 
que demanda tempo para amadurecimento das rela��es de confian�a 
m�tua.  
 

Acrescentou-se, ainda, que a infraestrutura das escolas militares do Ex�rcito 

seria um fator limitador desse esfor�o, por n�o ter condi��es de absorver mais 

alunos estrangeiros.  

O segundo � a resolu��o do EB em contribuir com a PEB, seguindo as 

orienta��es do MRE e MD, sinalizando para um adensamento dos la�os 

cooperativos com os pa�ses africanos no dom�nio militar. "O EB n�o tem a iniciativa 

das a��es, � um ator menor, mas tem forte disposi��o de apoiar" (Entrevistado 8). 

As entrevistas revelaram uma s�rie de a��es que estariam sendo implementadas a 

partir de 2013, mas que n�o est�o sendo apontadas aqui por extrapolarem o 

horizonte temporal adotado36. 

O terceiro ponto trata da import�ncia da �rea de ensino como vetor de 

coopera��o militar com Estados africanos. Na vis�o un�nime dos entrevistados, 

seria a principal forma de fortalecer o relacionamento no campo da defesa. Nessa 

linha de racioc�nio, o EB poderia contribuir com reformula��o de curr�culos, 

organiza��o do sistema de ensino e "modelagem institucional" no sentido de 

estabelecer, via um processo de educa��o militar, as condi��es para institui��es 

"s�lidas" e "est�veis" (Entrevistados 8 e 16). 

_____________ 
36 Segundo o entrevistado 8, na �rea de ensino, as a��es principais a serem implementadas seriam a 
contribui��o para a forma��o de sargentos na Nam�bia e em S�o Tom� e Pr�ncipe, bem como o envio 
de uma equipe de instrutores para o centro de opera��es na selva do Senegal. 
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A prioridade em torno dos pa�ses da CPLP, çfrica do Sul e Nig�ria parece 

bastante consolidada dentro da institui��o. Todavia, n�o h� consenso se o esfor�o 

maior deve recair sobre cursos de altos estudos e de forma��o, ou se os cursos de 

perfil mais t�cnico devem ser tamb�m estimulados.  

A fala dos entrevistados deixa transparecer express�es tais como: "car�ter 

dissuas�rio da coopera��o t�cnica-militar", "estabiliza��o do entorno estrat�gico", 

"mostra capacidade militar, traz parcerias e projeta poder". Ou seja, os trechos 

revelam tra�os de pensamento muito pr�ximos ao marco te�rico da utiliza��o 

"inteligente" do poder, como sustenta Joseph Nye (2011). Al�m do que, as 

entrevistas mostraram, ainda que de forma discreta no aspecto abordado nesta 

se��o, o reconhecimento da import�ncia do poder e do interesse nas rela��es 

internacionais, sem desprezar a solidariedade. As limita��es do poder militar 

brasileiro tamb�m foram levadas em considera��o, aparecendo nas entrevistas. 

 Ainda, conclui-se que as na��es africanas n�o apresentaram interesse nos 

cursos que estabelecem os chamados contatos de alto n�vel e nem o EB estimulou a 

vinda de estudantes militares ao n�o oferecer cursos no idioma ingl�s, j� que a 

profici�ncia na l�ngua portuguesa foi apontada pelo MD como barreira na 

coopera��o militar, nem investir na expans�o da infraestrutura de suas escolas de 

forma que estas pudessem acolher um n�mero maior de militares de na��es amigas 

em melhores condi��es. Aqui percebe-se flagrante contradi��o, haja vista o un�nime 

posicionamento tanto do EB, quanto do MD, de que a �rea de ensino seria um dos 

principais vetores para a coopera��o militar com as na��es subsaarianas. 

 

6.4 PLANO DE VISITAS E OUTRAS ATIVIDADES EM NA�ÍES AMIGAS 

 

O plano de visitas e outras atividades em na��es amigas tem sua origem na 

5» Subchefia do EME, reparti��o respons�vel por assessorar o Comando da 

institui��o em assuntos internacionais. Nessa categoria est�o inclu�dos interc�mbios 

de instru��o, reuni�es de especialistas, exerc�cios militares combinados, 

participa��o em simp�sios, jogos desportivos, atividades culturais e visitas em 

organiza��es militares. As reuni�es bilaterais ou multilaterais de coopera��o militar 

est�o exclu�das, pois ser�o tratadas separadamente. 
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Por meio da an�lise dos dados coletados, pode-se aferir para onde os 

esfor�os estavam direcionados entre 2003 e 2010. 

A comunica��o dos resultados est� no quadro abaixo: 

 

Quadro N¼ 16 - Programa de visitas e outras atividades em na��es amigas                         (Continua) 

Ano Regi�o N¼ de Atividades 

 

 

2003 

EUA 09 

Europa 17 

Am�rica do Sul 29 

çfrica 02 

Outros destinos 03 

 

 

2004 

EUA 19 

Europa 17 

Am�rica do Sul 32 

çfrica 01 

Outros 01 

 

 

2005 

EUA 30 

Europa 35 

Am�rica do Sul 39 

çfrica 01 

Outros 07 

 

 

2006 

EUA 04 

Europa 02 

Am�rica do Sul 16 

çfrica 01 

Outros - 

 

 

2008 

EUA 18 

Europa 34 

Am�rica do Sul 51 

çfrica 02 

Outros 08 
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Quadro N¼ 16 - Programa de visitas e outras atividades em na��es amigas                       (Conclus�o) 

  Ano Regi�o N¼ de Atividades 

 

 

2009 

EUA 35 

Europa 60 

Am�rica do Sul 71 

çfrica 02 

Outros 06 

 

 

2010 

EUA 66 

Europa 78 

Am�rica do Sul 64 

çfrica 02 

Outros 17 

Fonte: Relat�rios da 5» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 

 
Os dados acima mostram claramente a Am�rica do Sul como o principal 

destino das visitas realizadas pelo EB em na��es amigas no per�odo. Em seguida 

v�m a Europa e os EUA. 

O continente africano apresenta n�mero reduzido de atividades ao longo do 

per�odo. Inclusive, mesmo nos anos de 2009 e 2010, nos quais houve tend�ncia de 

aumento do n�mero de atividades, aquelas realizadas na çfrica ficaram est�veis, 

com apenas 02 registros em cada um dos anos. Para se ter uma vis�o geral, no 

limite das fontes consultadas, registraram-se 779 atividades em pa�ses amigos entre 

2003 e 2010. Destas, apenas 11 foram direcionadas para a çfrica. Em n�meros 

percentuais: 1,4%. 

Em seguida, tem-se a descri��o das atividades realizadas. 

 

Quadro N¼ 17 - Atividades realizadas em pa�ses da çfrica subsaariana                                 (Continua) 

Ano Pa�s Atividade Participantes 

 

 

2003 

 

 

Mo�ambique 

Confer�ncia final do exerc�cio Felino 02 oficiais 
superiores 

Exerc�cio Felino 01 oficial 
superior 

01 capit�o 
 Atividades canceladas: 

- Miss�o militar na Guin�-Bissau 
- 02 reuni�es preparat�rias para o exerc�cio Felino 
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Quadro N¼ 17 - Atividades realizadas em pa�ses da çfrica subsaariana                        (Continua��o) 

Ano Pa�s Atividade Participantes 

 

 

 

 

 

2004 

Nig�ria Implanta��o da adit�ncia militar 02 oficiais 

superiores 

 Atividades canceladas: 

- Visita a organiza��es militares de 

opera��es especiais da çfrica do Sul. 

- Exerc�cio Felino 2004 em Angola e suas 

reuni�es de coordena��o. 

- Programa de visita de autoridades no 

exerc�cio Felino. 

- Programa de coopera��o t�cnica-militar 

Brasil-Mo�ambique. 

- Programa de coopera��o t�cnica-militar 

Brasil-Guin�-Bissau. 

 

 

 

 

2005 

çfrica do Sul 4» Confer�ncia internacional sobre 

marketing da ci�ncia. 

01 oficial 

superior 

 Atividades canceladas: 

- exerc�cio Felino 2005 em Cabo Verde e 

suas reuni�es de coordena��o. 

- Programa de visita de autoridades no 

exerc�cio Felino. 

- Visita do Chefe do EME � çfrica do Sul. 

 

 

 

2006 

 

çfrica do 

Sul 

Visita de interc�mbio � Divis�o de Doutrina 

do Ex�rcito e Chefia de Opera��es 

Conjuntas da çfrica do Sul. 

01 oficial 

general 

02 oficiais 

superiores 

 

 

2008 

çfrica do 

Sul 

XXV IASP World Conference on science 

and technology parks 2008. 

 

01 tenente 

Angola Visita de orienta��o t�cnica � adit�ncia 

militar. 

01 oficial 

superior 
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Quadro N¼ 17 - Atividades realizadas em pa�ses da çfrica subsaariana                        (Conclus�o) 

Ano Pa�s Atividade Participantes 

 

 

2009 

çfrica do 

Sul 

Visita de orienta��o t�cnica � adit�ncia 

militar. 

02 oficiais 

superiores 

 

Guin�-

Bissau 

Avalia��o da infraestrutura para a 

instala��o da Miss�o Brasileira de 

Coopera��o T�cnico-Militar em Guin�-

Bissau.  

02 oficiais 

superiores 

02 capit�es 

 

 

 

 

2010 

 

çfrica do 

Sul 

Semin�rio de li��es aprendidas na Copa do 

Mundo 2010. 

01 oficial 

superior 

Visita t�cnica �s empresas Denel e Detek 

Centurion em Pret�ria. 

03 capit�es 

 Atividades canceladas: 

- Visita de orienta��o t�cnica �s adit�ncias militares em 

Mo�ambique, Nig�ria e çfrica do Sul. 

- Visita � Miss�o das Na��es Unidas no Sud�o (UNMIS) 

Fonte: Relat�rios da 5» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 

 

6.4.1 An�lise dos resultados 

O quadro acima chama mais a aten��o pelos cancelamentos do que pelas 

atividades em si, o que revela, al�m da escassez de recursos de poder de todas as 

partes envolvidas, pouco interesse na �rea da coopera��o militar. Do contr�rio, os 

recursos teriam sido aplicados para incremento destes tipos de atividades.  

Salta aos olhos o adiamento da implanta��o da miss�o militar em Guin�-

Bissau em 2003 e seu cancelamento em 2004. Somente em 2009 houve condi��es 

de retomar o processo. Em 2010 a miss�o ainda n�o estava implantada. O 

programa de coopera��o em tela foi um bom exemplo da sinergia que pode ser 

obtida por interm�dio do amadurecimento institucional dos �rg�os respons�veis pela 

formula��o e condu��o da PEB no ramo da Defesa. Entretanto, o caso mostra que a 

complexidade do cen�rio africano se constituiu em obst�culo para a implementa��o 

de atividades cooperativas mais consistentes na esfera militar. 
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Ainda no �mbito da CPLP, o per�odo estudado testemunhou o cancelamento 

de um programa de coopera��o militar com Mo�ambique, bem como da participa��o 

brasileira em duas edi��es da opera��o Felino, em 2004 e 2005, previstas para 

ocorrer em Angola e Cabo Verde, respectivamente. Tais cancelamentos apontam 

para o distanciamento entre o Brasil e os pa�ses africanos de l�ngua portuguesa no 

ramo militar da coopera��o t�cnica. 

Duas atividades de alto n�vel com a çfrica do Sul foram canceladas. Uma em 

2004, que seria um interc�mbio doutrin�rio e posterior visita em organiza��es 

militares de opera��es especiais. A outra em 2005, com a visita do Chefe do EME 

ao seu contraparte sul-africano. Com rela��o �s atividades realizadas, percebe-se a 

çfrica do Sul como o foco priorit�rio da aproxima��o brasileira. Destaca-se o desejo 

por parte do Brasil de troca de experi�ncias nos dom�nios da doutrina militar e em 

ci�ncia e tecnologia. Por outro lado, os dados refor�am a tese de que a pot�ncia sul-

africana n�o demonstra interesse em la�os mais profundos da coopera��o militar 

com o Brasil, estando interessada de fato em �reas mais t�cnicas e bem pontuais, 

tais como a expertise nacional em opera��es em ambiente de selva, por exemplo. 

Digno de nota foi a implanta��o da adit�ncia militar na Nig�ria em 2004, o que 

mostra a tentativa da �rea da Defesa de acompanhar a aproxima��o realizada com 

as na��es subsaarianas nos campos pol�tico e econ�mico, buscando o 

estreitamento dos la�os de coopera��o militar. Contudo, durante o per�odo 

estudado, n�o houve qualquer atividade brasileira que teve como destino a Nig�ria. 

Logo, conclui-se pelo baixo interesse por parte do EB em aprofundar as rela��es 

com seu contraparte nigeriano. 

Os dados n�o mostram quaisquer atividades envolvendo jogos desportivos, 

atividades culturais, visitas em instala��es militares. As atividades de alto n�vel 

tamb�m tiveram baixa representatividade. Portanto, observa-se que as atividades 

levadas a cabo pelo EB em na��es africanas no per�odo estudado foram pouco 

densas, demonstrando um baixo n�vel de integra��o entre as partes. Percebe-se, 

tamb�m, que a çfrica do Sul, e n�o os pa�ses da CPLP, � o destino mais procurado. 

  

6.5 PLANO DE VISITAS DE MILITARES ESTRANGEIROS AO BRASIL E 

REUNIÍES BILATERAIS DE ESTADO-MAIOR 
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O plano de visitas de militares estrangeiros ao Brasil tamb�m � realizado pela 

5» Subchefia do EME, em estreita coordena��o com o MD. Ele reflete a 

converg�ncia de interesses entre o Brasil e as na��es amigas no que concerne as 

visitas a instala��es militares, interc�mbios diversos, participa��o em semin�rios, 

compartilhamento de li��es aprendidas, atividades culturais e esportivas. 

O quadro abaixo mostra os resultados obtidos ap�s a coleta dos dados. 

 

Quadro N¼ 18 - Visitas e outras atividades de na��es amigas no Brasil                                 (Continua) 

  Ano Regi�o N¼ de Atividades 

 

2004 

EUA 08 

Europa 05 

Am�rica do Sul 40 

çfrica - 

Outros 01 

 

 

2005 

 
 

 

EUA 08 

Europa 04 

Am�rica do Sul 58 

çfrica - 

Outros - 

 

 

2006 

EUA 05 

Europa 07 

Am�rica do Sul 48 

çfrica - 

Outros - 

 

 

2007 

EUA 07 

Europa 05 

Am�rica do Sul 42 

çfrica 01 

Outros 08 

 

 

2008 

EUA 18 

Europa 09 

Am�rica do Sul 74 

çfrica - 
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Quadro N¼ 18 - Visitas e outras atividades de na��es amigas no Brasil                              (Conclus�o) 

  Ano Regi�o N¼ de Atividades 

2008 Outros - 

 

 

2009 

EUA 21 

Europa 05 

Am�rica do Sul 108 

çfrica - 

Outros - 

 

 

2010 

EUA - 

Europa - 

Am�rica do Sul 11 

çfrica - 

Outros - 

Fonte: Relat�rios da 5» Subchefia do Estado-Maior do Ex�rcito. 

 

6.5.1 An�lise dos resultados 

 

Os dados confirmam a tend�ncia de adensamento de atividades com a 

Am�rica do Sul, seguida de EUA e Europa.  

Durante o per�odo de 2004 a 2010, registrou-se apenas uma atividade 

envolvendo pa�ses subsaarianos. Tratou-se de um interc�mbio doutrin�rio sobre 

opera��es especiais com militares sul-africanos. Inclusive, registrou-se a presen�a 

de um oficial general e 02 oficiais superiores da na��o amiga. 

De acordo com o material pesquisado, n�o houve nenhum interc�mbio de 

instru��o, visita a instala��es militares ou quaisquer atividades de car�ter esportivo 

ou cultural de pa�ses da CPLP no Brasil no limite temporal aqui estudado. Logo, 

nota-se baixa representatividade desse tipo de a��es na �rea internacional 

envolvendo o Brasil e pa�ses subsaarianos. 

As reuni�es bilaterais de estado-maior s�o eventos potencializadores da 

coopera��o militar. Denotam est�gio amadurecido de relacionamento e priorizam a 

harmoniza��o dos interesses das partes. A pesquisa realizada nas fontes prim�rias 

consultadas n�o apontou a realiza��o de qualquer evento desse tipo com pa�ses 
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africanos no per�odo de 2003-2010. Nas entrevistas conduzidas com profissionais da 

5» Subchefia do EME, o resultado foi o mesmo. Segundo os entrevistados, n�o 

houve reuni�es de estado-maior com pa�ses africanos por serem "dispendiosas" e "a 

5» Subchefia n�o ter recursos, nem estrutura adequada para montagem desses 

eventos" (Entrevistado 14). Ainda, "elas s� ocorrem quando o EB tem interesse 

espec�fico ou quando sugeridas pelo MD, pois os recursos v�m daquele Minist�rio" 

(Entrevistado 14).  

Tais dados suscitaram um aprofundamento da pesquisa no sentido de 

investigar a vis�o do EB no relacionamento com os pa�ses africanos estudados 

neste trabalho, o que ser� abordado na se��o 6.9, que tratar� do relat�rio de 

atividades internacionais (RAI). 

 

6.7 EXERCêCIOS MILITARES COMBINADOS 

 

A Opera��o Felino foi o �nico exerc�cio militar combinado envolvendo o EB e 

ex�rcitos de pa�ses subsaarianos no per�odo estudado. 

Conceitualmente, a manobra tem por finalidade planejar o emprego de uma 

for�a tarefa conjunta37 e combinada38 a fim de incrementar a interoperabilidade das 

for�as armadas dos Estados membros da CPLP e o treinamento para o emprego em 

opera��es humanit�rias e de apoio � paz, sob a �gide da ONU. 

O exerc�cio se divide em duas fases. A primeira, dita "acad�mica", na qual h� 

a padroniza��o de conceitos e de procedimentos. A outra � a fase "operativa" com o 

desdobramento das tropas no terreno. 

Com respeito ao efetivo empregado, em geral cada pa�s participante pode 

trazer o n�mero m�ximo de 30 militares, incluindo os visitantes. Assim, o efetivo total 

envolvido na opera��o � de cerca de 240 participantes (ANGOLA, 2010, p.4). 

A consulta a relat�rios tanto do MD quanto de militares do EB que 

participaram da opera��o traz as observa��es abordadas a seguir. 

O efetivo brasileiro empregado nessas opera��es, em geral, � de 20 militares, 

sendo que 09 ocupam cargos na dire��o do exerc�cio e no estado-maior da for�a 

conjunta e 11 s�o empregados nas fra��es encarregadas de executar as manobras 

_____________ 
37 Que envolve marinha, ex�rcito e for�a a�rea. 
38 Que envolve for�as armadas de na��es amigas. 
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planejadas (BRASIL, 2010, p. 2). Destes, o EB contribui com cerca de 03 oficiais, 03 

sargentos e 03 cabos ou soldados, ou seja, um total de 09 a 10 militares . 

Todas as fontes apontam para um ambiente harm�nico entre os participantes. 

Entretanto, nota-se o desejo dos demais pa�ses de "participa��o mais efetiva do 

Brasil" (BRASIL, 2010, p. 3). Al�m disso, � poss�vel verificar a exist�ncia de um 

"espa�o na dire��o das atividades operacionais que poder�, naturalmente, ser 

ocupado pelas For�as Armadas Brasileiras. � um espa�o natural e que poder� ser 

dividido com Portugal na vanguarda das opera��es combinadas da CPLP" (BRASIL, 

2010, p. 4). 

Os relatos d�o conta da utiliza��o da doutrina militar da Organiza��o do 

Tratado do Atl�ntico Norte (OTAN) durante os exerc�cios, sobretudo devido � 

influ�ncia portuguesa (BRASIL, 2011, p. 5). Al�m disso, surgem observa��es como 

a influ�ncia russa e cubana no Ex�rcito de Angola (BRASIL, 2011, p. 7). 

Apesar de dificuldades encontradas, os relat�rios d�o destaque para a 

import�ncia do exerc�cio como fator de integra��o entre os ex�rcitos da CPLP. 

Observa-se razo�vel grau de afinidade entre os militares africanos e os brasileiros. 

A Opera��o Felino se constituiu em importante a��o do EB em prol da PEB 

voltada para o espa�o subsaariano. Entretanto, face aos dados coletados no limite 

das fontes consultadas, houve dois cancelamentos de participa��o brasileira (2004 e 

2005). Ademais, os dados sugerem que houve espa�o para maior engajamento do 

Ex�rcito, quer seja via solicita��o de maior aporte de recursos ao MD, quer seja 

ampliando seu efetivo at� mais pr�ximo do limite estabelecido � �poca, de 30 

militares.  

Nas entrevistas realizadas, as men��es � Opera��o Felino n�o vieram 

espontaneamente. Quando questionados sobre o assunto, os entrevistados 

apontavam a dificuldade log�stica de apoiar opera��es militares em solo africano, 

bem como na escassez de recursos para fornecer maior suporte para as for�as 

armadas africanas. 

 

6.8 PARTICIPA�ÌO EM MISSÍES DE PAZ 

 

O EB participou com destaque de opera��es de manuten��o da paz no 

continente africano nas d�cadas de 1980 e 1990. Em Angola, o envolvimento teve 
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in�cio em 1988 (UNAVEM I), com o envio de observadores para verificar a retirada 

total das tropas cubanas do territ�rio angolano. Seguiram-se as UNAVEM II e III. O 

envolvimento brasileiro se fez sentir tamb�m em Mo�ambique, sendo que o 

comando da ONUMOZ foi exercido por um oficial general brasileiro. 

No per�odo abrangido pelo presente estudo, o EB contribuiu com as Miss�es 

das Na��es Unidas na Costa do Marfim, no Chade e Rep�blica Centro Africana, 

al�m da Lib�ria, Senegal e Sud�o. 

 

Quadro N¼ 19 Ð Contribui��es do EB em miss�es de paz na çfrica subsaariana.                  (Continua) 

Per�odo Miss�o Pa�s(es) Contribui��o 

1988-1991 UNAVEM I Angola 
01 General Comandante  

08 observadores militares 

1991-1995 

 

UNAVEM II 

 

Angola 

01 General Comandante dos 

observadores militares 

08 observadores militares  

01 unidade m�dica 

1995-1997 UNAVEM III 

01 Batalh�o de Infantaria com 

800 militares 

01 Companhia de Engenharia 

com 200 militares 

02 postos de sa�de avan�ados 

40 oficiais de estado-maior 

14 observadores militares 

1997-1999 MONUA 

02 oficiais de estado-maior 

04 observadores militares 

01 unidade m�dica 

1993-1994 ONUMOZ Mo�ambique 

01 General Comandante do 

componente militar 

26 observadores militares 

01 Companhia de infantaria com 

170 militares 

01 unidade m�dica 
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Quadro N¼ 19 Ð Contribui��es do EB em miss�es de paz na çfrica subsaariana.            (Conclus�o) 

Per�odo Miss�o Pa�s(es) Contribui��o 

2003 -2010 

UNOCI Costa do Marfim 

01 analista de 

informa��o 

03 oficiais de 

liga��o 

MINURCAT 
Chade 

Rep�blica Centro- Africana 

02 oficiais de 

liga��o 

UNMIL Lib�ria 

01 oficial de 

opera��es 

02 observadores 

militares 

UNOWA Senegal 01 assessor militar 

UNMIS Sud�o 
17 observadores 

militares 

Fonte: o autor, baseado em http://www.exercito.gov.br/web/guest/missoes-de-paz. 

 

O quadro mostra o contraste entre o per�odo de 2003-2010 e o anterior. Um 

tra�o marcante deste foi a aus�ncia do envio de tropas para miss�es de paz na 

çfrica subsaariana. O EB at� ampliou a participa��o em um n�mero maior de 

pa�ses, mas enviando somente observadores militares, oficiais de liga��o e oficiais 

de estado-maior, ou seja, miss�es individuais.  

Por outro lado, tanto as fontes prim�rias quanto as entrevistas mostraram que 

o EB foi consultado sobre uma poss�vel participa��o em miss�es de paz na çfrica, 

como se v� abaixo: 

 
O Brasil foi consultado pela ONU, em 2005 e em 2008, a respeito da 
possibilidade de enviar tropas de miss�o de paz � Rep�blica Democr�tica 
do Congo, no entanto respondeu negativamente � solicita��o em fun��o da 
natureza das tropas solicitadas. (BRASIL, 2008, p. 205).  

 

Al�m das consultas mencionadas acima, os arquivos da Se��o de Opera��es 

de Paz da 5» Subchefia do EME revelaram que outras sondagens foram executadas: 

¥ Participa��o do EB na Miss�o das Na��es Unidas na Costa do Marfim 

(of�cio n¼ 3182 - 5» Subchefia do EME, de 19 de maio de 2003); 
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¥ estudo para envio de uma companhia de engenharia para a Miss�o das 

Na��es Unidas no Congo (01 de julho de 2005); 

¥ solicita��o de tropas e um hospital de campanha n�vel 2 para a Miss�o 

H�brida das Na��es Unidas e Uni�o Africana em Darfur (UNAMID) (fax n¼ 917, de 26 

de novembro de 2007 da Delega��o Permanente do Brasil na ONU ao Presidente 

da Rep�blica e of�cio n¼ 826 da 5» Subchefia do EME, de 06 de outubro de 2008); 

¥ envio de uma unidade m�dica aerotransportada para a Miss�o das 

Na��es Unidas no Congo (of�cio n¼ 085 da 5» Subchefia do EME, de 18 de 

dezembro de 2008);  

¥ envio de tropa do EB para a Miss�o das Na��es Unidas para a Rep�blica 

Centro-Africana (of�cio n¼ 4544 da 5» Subchefia do EME de 25 de dezembro de 

2009);  

¥ envio de um Batalh�o de Infantaria para a UNMIS no Sud�o (Entrevistado 

11); e 

¥ participa��o na For�a Multinacional na Som�lia em 2008 (Entrevistado 

11). 

Segundo as fontes consultadas, o parecer foi negativo em todas as ocasi�es. 

O principal motivo alegado foi a "dificuldade log�stica em apoiar duas miss�es de paz 

simult�neas em continentes diferentes. A partir de 2004, o envolvimento no Haiti 

restringiu a capacidade do EB em apoiar outras miss�es de paz com tropa" 

(BRASIL, 2005, p. 3).  

Levantou-se tamb�m que a an�lise de risco para todas as miss�es 

consultadas apontavam para risco m�dio (Entrevistado 11). Al�m disso, destaca-se 

o seguinte coment�rio: "n�o foi o fator seguran�a o determinante e sim a dificuldade 

de apoio log�stico" (Entrevistados 11 e 12). De fato, a preocupa��o com a seguran�a 

de militares brasileiros foi expressa apenas no relat�rio sobre o envio do hospital de 

campanha para a regi�o de Darfur (BRASIL, 2008).  

A vis�o acima tamb�m � compartilhada por membros do CCOPAB. Segundo 

os entrevistados: "as miss�es na çfrica apresentam riscos menores que os do Haiti, 

que foi um exemplo de miss�o de paz robusta nos primeiros contingentes" 

(Entrevistado 12). Al�m disso, "as dificuldades log�sticas poderiam ser contornadas" 

(Entrevistado 12). Assim, os maiores fatores de limita��o estariam nas est�ncias 

pol�ticas e estrat�gicas, quer seja pela falta de resolu��o pol�tica de atuar com for�as 
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militares sob a �gide da ONU na çfrica (at� mesmo por medo de poss�veis baixas), 

quer seja pela falta de um plano estrat�gico por parte do pr�prio EB que aponte 

rumos claros para o futuro da institui��o e que tente sensibilizar os tomadores de 

decis�o acerca da import�ncia de participar dessas miss�es (Entrevistado 12). 

Outro coment�rio nessa mesma linha de racioc�nio � o de que o reembolso da 

ONU cobriria cerca de 35% do custo para manter uma tropa em miss�o de paz. 

Tendo em vista os custos e a incipiente mentalidade de defesa da sociedade 

brasileira, haveria necessidade de uma grande Òcomo��oÓ para que o Congresso 

Nacional autorizasse uma miss�o de paz na çfrica (Entrevistado 8).  

Tal avalia��o � compartilhada por setores acad�micos nacionais. Na vis�o de 

Paulo Visentini (2013): "for�as antinacionais internas e externas que geram no 

governo um temor de adotar uma pol�tica mais afirmativa na çfrica e ser tachado 

como imperialista seriam um fator limitador a um maior envolvimento brasileiro em 

miss�es de paz na çfrica". 

Na opini�o de Igor Castellano (2014), outro componente da equa��o pol�tica 

seria o consentimento da çfrica do Sul.  

Beatriz B�ssio (2014) tamb�m questionou se a sociedade brasileira estaria 

preparada para aceitar um maior envolvimento em miss�es de paz na regi�o. 

Nesse ponto cabe uma reflex�o. Nenhuma das iniciativas celebradas nos 

acordos de coopera��o no dom�nio da defesa no sentido de firmar centros de 

dissemina��o do conhecimento em opera��es de paz no �mbito da CPLP foi 

adiante. A esse respeito, dados coletados no CCOPAB deram conta de que em 

2009 foi enviada uma equipe de instrutores para Mo�ambique a fim de estabelecer 

parceria na �rea de miss�es de paz. O foco era o estabelecimento de cursos de 

observadores militares e constitui��o de equipes m�veis de treinamento. 

"Infelizmente, a iniciativa n�o prosperou" (Entrevistado 12).  

Segundo os entrevistados, o CCOPAB poderia constituir equipes m�veis de 

treinamento, oferecer apoio t�cnico na montagem e avalia��o de curr�culos, al�m de 

receber militares africanos para participar dos seus est�gios. Por�m, a dificuldade 

estaria em sensibilizar autoridades do EB e do MD acerca de um maior envolvimento 

em miss�es de paz em pa�ses subsaarianos (Entrevistado 12). 
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Dessa forma, tendo por base as fontes acessadas, percebe-se que o EB 

poderia ter tido participa��o mais expressiva em miss�es de paz na çfrica 

subsaariana no per�odo compreendido entre 2003 e 2010.  

Por um lado, a debilidade de poder militar, traduzida na dificuldade log�stica 

de sustentar opera��es militares simult�neas em dois continentes diversos (BRASIL, 

2008), al�m da possibilidade de restri��o ao emprego de ve�culos blindados em 

situa��es de perturba��o da ordem interna, caso estes sejam mandados para a 

çfrica (BRASIL, 2008), torna-se em claro fator limitador. Por outro, a falta de 

resolu��o pol�tica em participar tamb�m emergiu como �bice desse envolvimento, 

bem como a n�o sensibiliza��o dos tomadores de decis�o das esferas pol�tica e 

estrat�gica da import�ncia de tal participa��o por parte do EB. 

 

6.9 RELATîRIO DE ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 

O RAI � um documento produzido na 5» Subchefia do EME e traz muitas 

informa��es a respeito das a��es do EB na �rea internacional. Mais do que servir 

para o cruzamento de dados provenientes de outras fontes, trouxe informa��es 

adicionais muito �teis ao presente esfor�o de pesquisa. Dentre elas, destacam-se os 

interesses do EB para com os pa�ses mencionados e vice-versa, al�m de fatos 

relevantes no relacionamento com outros pa�ses. 

Com o intuito de tornar mais clara a comunica��o dos resultados, achou-se 

por bem adotar uma abordagem sistem�tica, ou seja, colocar as observa��es mais 

relevantes na sequ�ncia dos pa�ses contida no pr�prio relat�rio.  

 

6.9.1 çfrica do Sul 

 

A leitura dos relat�rios revela a import�ncia da çfrica do Sul no contexto da 

PEB. Em decorr�ncia, o plano de a��es internacionais do EB privilegia a 

aproxima��o com a pot�ncia subsaariana.  

Os interesses do EB situam-se em tr�s campos majorit�rios.  

O primeiro pelo fato de o pa�s exercer uma lideran�a geopol�tica e estrat�gica 

natural em todo o continente africano, em especial na çfrica subsaariana. Logo, a 
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aproxima��o com a çfrica do Sul teria um grande potencial para alian�as e 

coopera��es, sendo um dos principais canais de inser��o no continente africano. 

O segundo motivo � a troca de experi�ncias e conhecimento na �rea 

cient�fico-tecnol�gica.  

O terceiro diz respeito � comercializa��o m�tua de material de defesa. 

Durante o per�odo pesquisado, a pauta comercial abrangia armamento leve, 

muni��es e explosivos. 

Quanto aos dois �ltimos pontos, o relat�rio � gen�rico, n�o mencionando 

nenhuma �rea de interesse espec�fico. 

Por seu turno, os interesses sul-africanos foram expressos em interc�mbios 

de tropas de opera��es especiais e treinamento para atua��o em ambiente de 

selva. Ainda assim, no per�odo estudado, n�o houve qualquer manobra militar 

combinada envolvendo os ex�rcitos dos dois pa�ses.  

 

6.9.2 Angola 

 

Os relat�rios do per�odo iniciam apontando os la�os hist�ricos entre Brasil e 

Angola. Al�m disso, citam a import�ncia do pa�s no contexto da PEB da �poca.  

Com rela��o aos interesses do EB, os dados sugerem que este considera a 

import�ncia do relacionamento com Angola no contexto do aumento da influ�ncia 

militar brasileira na çfrica austral. 

Outro fator considerado importante pelo Ex�rcito � a "reciprocidade" no 

relacionamento, bem como o fortalecimento dos la�os com pa�ses da CPLP. 

Do ponto de vista angolano, o interesse reside no envio de militares para 

cursos de car�ter t�cnico, de forma��o e aperfei�oamento em estabelecimentos de 

ensino do EB. 

 

6.9.3 Cabo Verde 

 

Com rela��o a Cabo Verde, os dados mostram um bom relacionamento, 

sendo que, quanto ao interesse do EB, destaca-se o seguinte: "o pa�s � membro 

integrante da CPLP e, nesse sentido, a manuten��o do relacionamento atual se 
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justifica mais pelos interesses da Pol�tica Externa brasileira, do que em potenciais 

benef�cios para o Ex�rcito Brasileiro" (BRASIL, 2008, p. 193).  

Quanto aos interesses de Cabo Verde, eram os mesmos de Angola, ou seja, 

envio de estudantes militares para cursos no EB. 

 

6.9.4 Guin�-Bissau 

 

Al�m da forma��o de recursos humanos, o Ex�rcito de Guin�-Bissau tem 

interesse em implantar uma companhia de engenharia de constru��o nos moldes da 

similar brasileira que atua na miss�o de estabiliza��o do Haiti. Para tanto, as 

autoridades Bissau-guineenses solicitaram ajuda ao EB para cooperar nessa �rea. 

Por sua vez, o Ex�rcito Brasileiro tem envidado esfor�os no sentido de prestar 

o devido apoio na forma��o dos quadros profissionais na na��o africana, "ainda que 

com o respectivo �nus financeiro" (BRASIL, 2008, p. 196). A esse respeito, os 

relat�rios assinalam: "a fim de que se possa dar o respaldo militar necess�rio � 

consecu��o dos objetivos da pol�tica externa brasileira" (BRASIL, 2008, p. 196). 

 

6.9.5 Mo�ambique 

 

Os dados levantados apontam que o interesse do EB na coopera��o militar 

com Mo�ambique residiria mais na atua��o em prol da PEB do que em potenciais 

benef�cios para a institui��o.  

J� a na��o africana v� no EB um parceiro priorit�rio no esfor�o de 

reestrutura��o de suas for�as armadas. Consequentemente, busca a realiza��o de 

cursos para militares mo�ambicanos em estabelecimentos de ensino do EB, assim 

como o envio de estagi�rios para os batalh�es de engenharia de constru��o 

brasileiros. 

 

6.9.6 Gest�es para compra, venda ou doa��o de material b�lico 

 

Nesse quesito, as fontes consultadas revelaram poucas informa��es dizendo 

respeito ao Ex�rcito Brasileiro. Os achados mais relevantes foram os descritos 

abaixo. 
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Fruto da defici�ncia de recursos sofrida por Guin�-Bissau, o Estado n�o tem 

recursos para pagar o funcionalismo p�blico, dependendo de apoio financeiro 

externo at� mesmo para pagar os sal�rios dos militares. Dessa forma, em abril de 

2006, o Ex�rcito Brasileiro doou 1.000 (mil) uniformes camuflados �s For�as 

Armadas da na��o africana com o intuito de atenuar a cr�tica situa��o vivida pelo 

pa�s (BRASIL, 2008, p. 196). 

Seguindo a tend�ncia de coopera��o entre Brasil e çfrica do Sul, o EB 

haveria realizado gest�es que resultaram na assinatura entre a Helibras e a 

empresa sul-africana ATE (Advanced Technologies & Engineering) de um acordo de 

coopera��o t�cnica para atividades que envolviam helic�pteros militares. As duas 

companhias atuariam juntas no campo da moderniza��o e nos programas de 

aquisi��o de helic�pteros militares, que demandam sistemas complexos e 

espec�ficos de desenvolvimento e integra��o (BRASIL, 2008, p. 183). 

 

6.9.7 An�lise dos resultados 

 

 Os relat�rios de atividades internacionais mostram que, sob o ponto de vista do 

EB, a çfrica do Sul foi o parceiro preferencial para o estabelecimento de la�os mais 

profundos na �rea da coopera��o militar. Ademais, a pot�ncia da çfrica meridional 

estaria em condi��es de oferecer contrapartidas importantes, sobretudo no dom�nio 

cient�fico-tecnol�gico, al�m de abrir possibilidades de adensamento do 

relacionamento com outros pa�ses de sua �rea de influ�ncia. 

 No tocante aos pa�ses da CPLP, exceto Angola, verificou-se que o EB n�o 

demonstrou, durante o per�odo estudado, qualquer interesse especial, al�m de 

seguir os ditames da PEB. Tal motiva��o explica a t�mida atua��o da institui��o no 

sentido de mostrar �s inst�ncias decisoras do MD e aos formuladores da pol�tica 

exterior nacional a import�ncia de trabalhar com os parceiros subsaarianos em prol 

do estreitamento dos la�os de coopera��o militar, inclusive atrav�s da ajuda na 

reestrutura��o das FA de pa�ses com poucos recursos como Cabo Verde e S�o 

Tom� e Pr�ncipe. No limite dos relat�rios consultados, n�o se observou qualquer 

men��o � necessidade de aumento do or�amento destinado a financiar cursos para 

atrair militares africanos ao Brasil, por exemplo, nem quaisquer iniciativas 

consistentes para fomentar a compra, venda ou at� mesmo doa��es de materiais de 



146 

 

 

defesa. Isso demonstra que a por��o subsaariana da çfrica estava longe de 

qualquer prioridade no �mbito do planejamento estrat�gico do EB. 

 Do ponto de vista das na��es africanas abrangidas pelo presente estudo, 

constatou-se baixo interesse de aproxima��o com o Brasil, muitas vezes limitado ao 

envio de estudantes militares de baixa patente, destinados a frequentar cursos da 

�rea t�cnica, cujo potencial de gerar contatos de alto n�vel � pequena.  

 Com rela��o aos exerc�cios militares combinados, o interesse das partes foi 

pequeno, assim como os recursos. Dessa forma, estes se limitaram �s edi��es da 

Opera��o Felino e os documentos analisados n�o apontaram para quaisquer 

iniciativas das partes em procurar outras formas de treinamento conjunto.  
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7 CONSIDERA�ÍES FINAIS E RECOMENDA�ÍES 

 

Este trabalho investigativo mostrou a disposi��o mostrada pelo Governo 

brasileiro de adensar os la�os de relacionamento com os pa�ses da çfrica 

subsaariana no per�odo compreendido entre os anos de 2003 a 2010. A tese buscou 

ainda enquadrar a discuss�o sobre o poder, sua aplica��o e distribui��o na cena 

global, nas principais correntes de pensamento que, ao longo dos tempos, se 

ocuparam do assunto. Tal reflex�o foi �til na medida em que permitiu o 

enquadramento da ret�rica oficial e as a��es da pol�tica externa brasileira no amplo 

espectro de possibilidades de atua��o dos Estados nacionais em um mundo 

multipolar, interdependente, com m�ltiplos canais de relacionamento e negocia��o, 

no qual os Estados se veem acompanhados por outros atores significativos. 

Assim, viu-se o comportamento brasileiro alinhado � vis�es de car�ter liberal-

institucionalista, sem descartar a import�ncia do poder. Ou seja, uma mescla do 

pensamento kantiano de promo��o do com�rcio e desenvolvimento como 

ferramenta de constru��o da paz, com o adensamento de poder como pressuposto 

para defini��o de regras que lhes sejam mais favor�veis. Para tanto, desponta a 

coopera��o sul-sul como ferramenta que permitiria aumentar a autonomia na arena 

global atrav�s da promo��o do multilateralismo. 

Logo, a inser��o buscada pelo Brasil no espa�o geogr�fico abrangido pelo 

trabalho deu-se, majoritariamente, via mercado, por interm�dio da 

internacionaliza��o de empresas nacionais, e via coopera��o t�cnica. A este 

respeito, apurou-se a tend�ncia da ret�rica presidencial em privilegiar as �reas da 

agricultura, sa�de, energia, deixando o campo da defesa em segundo plano, o que 

revela baixo n�vel de sinergia entre as pol�ticas externa e de defesa. Tal fato mostra 

a dificuldade do grupo pol�tico que esteve no poder durante o per�odo estudado em 

lidar com assuntos relacionados � defesa, quer pelo receio de ser acusado de 

comportamento ÒimperialistaÓ, quer pelo entendimento inadequado do uso de 

pessoal e meios militares para gerar poder brando. 

Embora tenha sido constatado o esfor�o do Minist�rio da Defesa em 

operacionalizar a assinatura de treze acordos de coopera��o no dom�nio da defesa 

com na��es subsaarianas e pa�ses da CPLP, o �rg�o encontrou limita��es tanto no 

or�amento, como na pr�pria capacidade militar brasileira em levar a cabo programas 
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de coopera��o t�cnica-militar consistentes. Em �ltima an�lise, isso revelou 

debilidade de poder nacional necess�rio para ter apoiado uma pol�tica externa 

voltada para a inser��o no espa�o subsaariano de interesse brasileiro. Al�m disso, 

apesar do expressivo n�mero de acordos assinados, poucas a��es concretas foram 

realmente executadas, o que mostrou a dificuldade de operacionaliza��o de tais 

instrumentos jur�dicos.  

Entretanto, evidenciou-se um esbo�o de amadurecimento institucional 

envolvendo o MD e o MRE atrav�s da melhoria do n�vel de integra��o entre estes 

�rg�os. A consequ�ncia direta foi que o modelo down-top que caracterizou o 

per�odo, aos poucos foi cedendo lugar a um modelo mais coerente, onde os 

formuladores da PEB apontam as �reas priorit�rias para o devido planejamento e 

execu��o pelos respons�veis na �rea da defesa. Contudo, apesar desse avan�o, 

ficou clara a dificuldade da burocracia estatal brasileira em converter seus escassos 

recursos de poder militar em a��es afirmativas neste ramo da coopera��o. Um bom 

exemplo foi que a implanta��o de uma adit�ncia militar na Nig�ria, realizada em 

2004, n�o se traduziu em incremento das rela��es militares com aquele pa�s, ao 

menos at� 2010. 

Quando todos os dados coletados s�o cruzados, chega-se � conclus�o que o 

verdadeiro foco da aproxima��o brasileira com a regi�o em estudo foi a çfrica do Sul 

e Angola. Logo, recomenda-se aten��o especial a estes pa�ses, haja vista a 

escassez de recursos tanto econ�micos quanto militares. Por outro lado, saltou aos 

olhos o distanciamento entre Brasil e Mo�ambique na �rea de defesa, dado a 

aus�ncia de um adido militar mo�ambicano acreditado junto �s autoridades 

brasileiras, o cancelamento do programa de coopera��o militar, al�m do fato de as 

iniciativas na esfera das opera��es de paz n�o terem prosperado. Aqui cabe a 

recomenda��o a outros pesquisadores que aprofundem o tema, tentando descobrir 

as causas que levaram a esta situa��o. 

Enfim, quando observado o ator Ex�rcito Brasileiro, os achados confirmaram 

a hip�tese de pesquisa baseada na baixa representatividade de suas a��es em prol 

do esfor�o nacional de aproxima��o com a çfrica subsaariana.  

Assim, a prioridade conferida ao espa�o africano no per�odo foi baixa, 

refletindo em reduzido n�mero de viagens e visitas m�tuas, baixo n�vel de 

interc�mbio de estudantes militares, al�m de um perfil de participa��o em manobras 
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militares conjuntas que poderia ter sido incrementado. Ademais, outras atividades 

esportivas e culturais foram inexistentes no per�odo. Neste ponto, cabe a reflex�o de 

que, segundo consulta �s DAEBAI, enquanto predominava a abordagem down-top 

relativa a assuntos de coopera��o militar, a çfrica subsaariana estava nas �ltimas 

prioridades. Quando a tend�ncia se inverteu, ou seja, a sinaliza��o dos 

formuladores da PEB, do MRE e MD com rela��o ao assunto se tornaram mais 

claras, a prioridade conferida � regi�o subsaariana aumentou significativamente. 

Ent�o, conclui-se que o MD tem que atuar de forma mais incisiva nessa quest�o, 

haja vista o fato de o EB ser um ator menor e disposto a seguir orienta��es. Todavia, 

verifica-se que o MD n�o age de forma mais expl�cita devido � hesita��o reinante no 

�rg�o concernente � aproxima��o com o espa�o subsaariano, aliada � falta de 

resolu��o pol�tica dos pr�prios formuladores da pol�tica exterior brasileira. 

Al�m disso, iniciativas como a implanta��o de miss�es de coopera��o 

t�cnica-militar com pa�ses tais como Mo�ambique e Guin�-Bissau n�o prosperaram, 

incluindo aquelas referentes � forma��o de recursos humanos no campo das 

opera��es de paz.  

Ainda, com rela��o a tais miss�es sob a �gide da ONU, a participa��o 

brasileira tamb�m foi pequena se comparada a per�odos anteriores. Ficou restrita ao 

envio de militares em miss�es individuais, sem o comprometimento de maiores 

efetivos e meios b�licos, em que pesem todas as requisi��es apresentadas ao 

Governo brasileiro. Os motivos alegados foram a dificuldade de prestar o adequado 

apoio log�stico requerido ao desdobramento de efetivos militares na outra margem 

do Atl�ntico, al�m da preocupa��o do desvio de meios militares, sobretudo os de 

natureza blindada e mecanizada, que poderiam ser requisitados para emprego no 

plano dom�stico. Ademais, um perfil mais robusto de envolvimento em opera��es de 

paz na çfrica n�o esteve na agenda pol�tica durante o horizonte temporal aqui 

compreendido, revelando o desejo do n�o envolvimento direto em quest�es de 

seguran�a em solo subsaariano. 

Com rela��o n�o somente ao EB, mas tamb�m ao MD, uma sinaliza��o 

marcante � aquela em que, ao inv�s do envolvimento direto, a �rea de ensino seria 

o principal vetor na coopera��o militar com as na��es subsaarianas. Por�m, no 

limite das fontes consultadas, n�o houve qualquer movimento significativo da 

institui��o em ampliar sua infraestrutura de ensino para poder abrigar em melhores 
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condi��es um n�mero maior de estudantes militares africanos. A quest�o 

or�ament�ria ganha destaque, haja vista a alega��o do MD de n�o ter recursos para 

tanto e a ABC destinar apenas 1,5% de seu or�amento para a coopera��o t�cnica-

militar com os pa�ses da çfrica subsaariana. Al�m disso, tendo em vista a barreira do 

idioma, nem sequer cursos em ingl�s foram oferecidos, de forma a construir pontes 

com os pa�ses mais afetos ao universo anglo-sax�nico, como a çfrica do Sul e 

Nig�ria. A contradi��o aqui � flagrante: como empregar a �rea de ensino, que � 

realmente uma ferramenta importante ao evitar o envolvimento direto e gerar poder 

brando, sem a respectiva aloca��o de recursos e adequa��o de instala��es e de 

curr�culos? Recomenda-se que outros pesquisadores possam aprofundar o tema, 

investigando formas de utiliza��o do ensino militar para aprofundar os la�os 

cooperativos com as na��es da çfrica subsaariana.  

A pesquisa sugere, ainda, que houve retic�ncia dos pa�ses africanos em 

aprofundar o relacionamento militar com o EB, dado o elevado n�mero de 

cancelamento de atividades, bem como a inexist�ncia de reuni�es de Estado-Maior 

n�vel ex�rcitos, pouco interc�mbio nos cursos de altos estudos militares, pol�tica e 

estrat�gia, obstruindo o estabelecimento de contatos de alto n�vel entre futuros 

assessores e autoridades militares, entre outros ind�cios. Assim, dentro do universo 

de pa�ses com os quais o Brasil firmou acordos de defesa mais robustos, a çfrica do 

Sul esteve mais interessada em temas essencialmente t�cnicos, voltados para o 

combate na selva e opera��es especiais, n�o buscando o estreitamento dos la�os 

cooperativos na �rea militar com o Brasil, que considera como estando na categoria 

Òresto do mundoÓ . At� mesmo no �mbito da CPLP o interesse poderia ter sido 

maior, uma vez que se constatou certa dist�ncia de Mo�ambique e at� mesmo 

Angola mostrou que a prioridade para envio de oficiais para forma��o no exterior, 

por exemplo, repousava em outros locais que n�o o Brasil, com o pa�s ficando atr�s 

da R�ssia, Portugal e Cuba. Dessa forma, recomenda-se que outros trabalhos 

acad�micos possam investigar com mais profundidade os motivos que levaram ao 

pouco interesse demonstrado pelos pa�ses africanos neste tema.  

A baixa representatividade das a��es do EB na �rea internacional voltadas 

para o espa�o ao sul do Saara � reflexo de um conjunto de fatores, entre os quais 

destacam-se uma pol�tica africana onde Defesa n�o � prioridade, a necessidade de 

aprimorar a capacidade de transformar os acordos assinados em a��es reais que 
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gerem resultados pr�ticos e a evidente falta de vis�o estrat�gica de setores do MD e 

at� mesmo do EB que n�o est�o convencidos dos benef�cios de adotar um 

comportamento mais assertivo com rela��o ao tema estudado neste trabalho 

acad�mico, sensibilizando as mais altas inst�ncias decis�rias respons�veis pela 

formula��o da PEB. Assim, contemplando o entorno estrat�gico brasileiro, o estudo 

mostrou de forma clara que a Am�rica do Sul esteve muito bem atendida pelas 

a��es do EB na �rea internacional, mas faltou Òf�legoÓ para que o mesmo pudesse 

ser dito em rela��o � costa atl�ntica da çfrica. 

Por fim, parafraseando Alberto da Costa e Silva, conclui-se que, em rela��o 

ao Ex�rcito, o "simples rio que nos separa, o rio chamado Atl�ntico", ainda � na 

verdade um "vasto mar".  
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