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A gu1.sa de prefácio 

Se 

Huw Ou You Gol Y{Jur !nln!HI<Ititm'l 

thl~ <jU'!'!!.t\.011 h V•HY fr~<J.U~nt iy 1-'Ut to BtUl]f'Ut~ o( lhe' ,Jp(tlllCP l"<!U<J

try. Thll' t<me ln whlch tt ls J:~skl!d ~eem:_~ to !'1\I<J•J<':St tlhlt yo•J arll' odthP.f a 

llí'Y• a q~nlus, or a ·t:OQl -- or p~rf><•»s 11.11 tllree n~nhlne<l. 

1[ thl$ Í!l tru'!, then my study can qual1fy mt!y as a (IJQIJ>ar<ly .,.,t .. r· 

prhe. ll"""~ver, I would clabn tllat the nssu;">•tion 111' not <Jf'neraiiY correct. 

K!!í'ttClally ln U>e \IIO!H'-!rn dEn>ocr,cies, there ls 110 (undaon .. utal <l\[fonenr., 

betweO!n the study o! <!l.fn<a·n~nts pro<tuctton and rrocur<:"ment autl tlte atuolJ of 

othi!!r lmlu..,trial il!ld govnmrynt act1vit1es. Llke 1wy otl1er em;,>lrlcal re

SI!archer. th,. .,tud .. nt of th<:'l de(ence lndu•Hry faces lnf~.H•~·>tlon retrl"'v"l 

problems. ln thh fl!!'ld, confhlentlall.ty pr<!','Hmt!l ':l'""tiH <!lffkultl,.~ t/•<111 

tn JCW11fl oth~r "'""'J. It1 vrobl"'m~ l'leem to f<1ll l11to two tn·"~· 

rlr"'L th'!ro \" tllf! \nnccf!s"I\Jlllty of (o<m<>lly fl'!llll<:t~d !HIIIliHy <>H•\ 

bU!llfl1!.•:! l"fo<l'lllt\nn. Tlo~!<ll flt'll , .. ,cc•ts '"'"' so wfll\ \'f'"'l"'<:t"d thnt !lo'" 

fi'!IIOHHCh"r b unli~"IY to Btuon\1\f! uron th .. rn. rt lo" d"""• (,., w\11 f•<>rn•·•lly 

not be ll.ble to, rwr ltn.l.,ed WtHit to, publ\sn ttoPou, ao thl''l .t~r,. o( CúmJ,•<Ha

tlvely l1ttl" llit!!<,.st to hlm. 11or!!Over, the lJ'i'" uf infof"'·llhm hl!' rw,.,J,. 

do"" not temi to b<! form<~llY r"'strtc:t<!d, f!V<!n lf l.t lo11s ww"r b""" vub 

lhhed before. 

BeCO<Hl, tiHHtl ls tlou much more troublfl9'.>i'"' !H!cretlv'!uen" (li>OHt l!1fu1m11· 

tlon whlch ts not {ormd\\y resttkted at all, but wtdch ·,.,,,el.>otly s<.JJ"""·«>Ie 

WlHlts to turpr<'!ss". 'rhis "'"'l' be l•ec:duse he w .. nts h\.::~ ôwn J~·b to sc,.•n ~10re 

lm,rortant by lerallfl9 lt an <'lir of great confi<J.,ntl.ülity, t>ecaur;e tlle 111-

[orms~l.on m":r C8<H'! !'mt>"rrassment lf l.t ts t"Jbilsh,.d, or ~lmi•ly t_,,.t:I!.U'<é" lo~ 

fiÍ1d1- lt 1nconvl'r>ieat to h11ve vut!liders tooklu':l lnto h\.11 l>w;lHess. TJ.~r<t 

ar• 110lld <!11\J 'Jf<tVI!r form" of U1is syndrom ... ln eJO;trt!m"' ça,;,.,., ali lu["'"'''' 

tloo I!O CO!!lll<lo:r .. d con!hlent1al ·mle!!5 lt ll<'l!l IJeefl cl .. ,acci r,.,- <lllln•uolu<>

t \on. 

Thl• lB nl't tlotl un1VIH91tl attltu<l01 in tlo"' &roo.~'~""tll t,•l•mlty. dt "'lnia

trle• o( llafotBCe. or am.:mgst thtl militt~ry. Ttoere urc, tu a'i' cxr~rl.enc~. 

ll'ldn)' lll.rlflll'J>!ft and ... on.,loyees, civil i!l~rvaat~. at.d actlve 11"•1 r'!t1r.;o<l of(1-

c;Pc• w!oo are 11b!~ ll!ld pr•o•llt~d to i'Covl<l" •let11\l<'<l luf<••~•Hl"" 011 t;.nl• 

bu•h•~•• tn ri"'''~'"~• to 'IU••tlons, wlthout <l,v.,ly!u•J ""I l>t•C!<It~. 

õht1 &•na of •~cr•tlo~nlt9ll IU(fOWH<iin<J 1uforw<>t1mo on "r'""'"~rots \5 

lt!dlntalro•d llot only \Jy ru<!i>l• who (Oire ['<!f!WIH•Il'( !nvolv"'<l In llo<t Lusluos~. 

but \\lBo by o<.Hstrler• who vhw all thtngs llliiltotj' wltll 4'"'" (lll<l 

lnêõ.iii,>f<ih.,nstou. i\nyo11e who I•U """" dOO!! journlll\.Stlc or \\CII<1er::tc resc<~rcn 

on bustnf'sB sfia\rs in a m"ri>;et econoo~y wlll bo u·"ara of tt'"' fact th<!lt 

every c:or~'>~rcl"l indu,.try ne01<1s rn'!<lta to f!XCh4fl'J" 1nEotmut1c-n on thOJ <l.,v.,l· 

op.,ent of t•chnoloqy, on Bul•rl:t and 4e,.and, nn<l on out!llde <l<:!V<.Jc>;•menti!l 

•Cfac:tlng tha lndustr)'. 1'1:.,se 1nclude ttll! Cinancldl l'fl'!ll1!, •~•H"'et ln!o,na· 

tlon •urv11y11, bu~ln•Di 4hBctorl<~.!1, COini•un:( re;.oorts. ~~~"!<:1al1.'1t technolo']Y 

llnd tra~l! journ&\a, tef<fr~nCI! h..,r,àl.xx>>.!J vn yroo:\uct!!< Aml tl!'t:!inol<.!'JI• c .• tA 

logul!'l!;. brochure•, 4f1d trad11 f<1hs, Altloough outDl<lerB 11ra rarel'( enc<>ur· 

>l!llJI!Id to t:onsult thl!l tr11<le ~iedlA, 1r. dn Oi'"'" «ociety lt is u~ulllly VI!<)' 

dlf!lcult to "uv!'nt them fror.~ dcln';l 110. Ylnally, jou;nlllhts lln<l res~a,o::h 

er11 cSon!lQt be rr<~vant•Hl !rom tal~.1n9 to rii!IJfll~"ntatl.ves or \n.-'.uutry and 

thelt cUont•· Thh ldml o! lurormat~on retch<vsi h cooumon to ail ntu<l~utll 

of 1ro<1U:>Hr tal dff4l!'ll• lnc\'l<llng tt'ldentB o~ thf! aron~ h"lt1:H.ry.
1 

lt.O!Iolo..,ul;} el.!!•> b« çl.,'IX U111.t ~ecrettvene~s. c.z Oô'poseU to tl•e rrot.,c· 

tton of C:li!.sl'!l{ied 1n[ormatHm, wtll do litt.l~ to :l,.ter t!;e <lc<ltc"te<l t>on11 

lida t<!;!ll!!lrCh>!r, mud• 1•!:'18 ti•"' !lliil<ll fl:=e l.ntl!lll<Jence <J<Ither..,('. lt wlll, 

hOW<!VtH, l.iurcrll! lnfOLi!l>!d publk d~Q.'lte Oll 'JOV<!fll"•"nt "ollc:y <1_!1\} b<.lust!liÜ 

act tvtty concenJtn<J .tf,jillfnent~. 5ecret lvcn,.~s !'lto!ll•<!s i" tLe ;;ay o f th'J 

:l•mocratic legilimet\,:::on e-f <J;.>V•nn.cnt !.'f-ll1cy ln n ... ~,. ftetd!!, f nl tA o; { 1 'Jfl<',) 
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Até pesso~s familiarizadas com as contradiç~es tipic3s 
dos processos de desenvolviDlPnto de paises do Terceiro Mttndc· n~o 
podem deixar dp SP sur~rPPnrier c0m· o éxito ap~rRntPmPr1te 

alc~nç~rl0 pelo Br~sil na PJip8rt~ç~o rlP arrn~mrntos (estim~da em 
até 3 bilt1ôes de dól~a~es). Com os segmentos mais importantes de 
sua economia dominados pc•r emprPs~s transnacionais e com urn 
padr~o gRr~l dp aqtlisiç~o de tecnologia q~e privilegis a 
iropor...,taç~o ar11bc•s f.~t:os dPt:~r-'rninadc•s em (lltimM ir,st.?\ncia pt?lo 
modelo de desenvolvime11to vigente - 6 Pais p~rece apresPY1tar lJma 
situaç~o atípica neste setc•r,. 

ti ver 
Esse cc•mportAmento n~o é inesperado na 

preser,te o conjunto de detprmin~ntes 

mecJida ern que se 

cconseq upnt: e s medidas 
at~r,lt"H11Pnt·-·'""• ~~d·~·L;~dtl"; n~""'o:--; q•_t•"::l.l-:l"C• •'1llirn."""~" d~~~,·~dMc;,. D~ -F."\to, toei."" •n,F< 

pol :it ica eH-tr~efi12Hnent:e tH:-m art iculMc:!a, COY•t i nua ·e realista f•:• i 
implem8ntad~ no se·tor visandc• a viabilizaç~o de uma estrQt~qia 
tecr-,oló~Jica, pl'~odutiva e comercial .. CAntr'"'r~li:::.~d<":\ a rtívrl do 
Conselho de SP~JUV't'l.nça NMrir•n,"l, e ah21t~c-;,nrlo drc.":.rlr> .:1 fc,rrnE"lÇ;'io di: 
t"'eCtn"~-;os hur,1,"JY"IO"'; altt=th1F?rt\~p qtlc"1.liflr?d•_:.s o?\té íncer--,t 1vos 
espec.íficr.)S. à e><pcn·"'t.~ç~o, elr.:\ se r.\dequott rpy•fpit.=unente ,;s 
aspit"'dÇ·~es dos' iíli litr3rF.:'s e nos reqttisitc~·s empr"'P<::::,;l.t-"'ii1is .. SerrhE:?~~lte 

para exPmplificMr o carActPr destes m~canismc•s, cRbe cit~r 
alguns deles. 

A criBç~o do Centro l"ernológico rla AeronAutica, qlte 5 desde 
'1950, vem realizando pesquisas e formando engenheiros 
aeror,áuticos num~ quarrtirlade inicialrnPnte muito supPrior às 
necessidades do ••mercado''; o bPneficio cor,cedido à empr9s~ 

aeronáuticc:c br"'"F"ISilPit""'a <Et>-1BRrlER) p.::<ra s1.1a capitaliz2.ç:".1c• at·r'"'-::1vés 
da cApt~çNo de partP rlo imposto de r~nrla devido por. emprps~s 
estatJelecidas no Pais; a disper,sa de paq~mertto dr) irnpc•stos dP 
i wpor""t e.ç~(_:. e ex pc•Y't: a.ç~o, de comev-·c i e. 1 i 2 aç~·:· (I C~iYI) , de prod ,_,ç;,';:u:. 
industrial <IPI>; a utilizaçNo do poder de compra do Governo; a 
reserva de merr~rlo, no 2~so de produtos de emprego n~c·

estritamente militar .. 

A':.-:;sim, a 

est dbelecirltF"nto 
tec-nológicv do 
iYrdustr"ial dü 
n~o-contestdçi3.o 

ele i Y"IVE? já '/I'? 1 
ele rnec~r,isr11ns de apoi9, a elRva~~o da c~p~ci,·i~cJ? 

setor"', a "cc•mpletamel .. ltaçi'.{c• 1' da estrut: u·,··-.-::. 

Pais, e a m~y,u·tenç~o de ltln~ ~tmosfer2 politica de 
e até de apoio ao sei;or térn sidc· os 

rn"'ir:·cipr"'-:Í.S f'.:?.t()t~€-~<::"~ qur? c~~(plir~~nt () SI\CP'."iS•-:_1 a1c~i11Çr.1df.) .. No f"irlr3.l c-fr:,r-_ 
anos setenta, ap<'ls u:r1;; f .. 'lc:;r-:? dp irnplantaç~(::• P C•CFJpMç:tío do rnPf""'Cc::tdr_) 

interno, satisfazer,d0 a demanda das Forças Armad~s br~siletrAs, a 
iF,dústr·-ia c!e ar-'rlli:HfiPl"d.:c•<:-> ir-,icio::tu uma c.4mpanha df? pPYFPtraç?i·-:, ero! 

nichos do mercado int~rnQcion~l, vis~ndo A obtenç~o d~s pcon·~r11i~s 

de esca.l;; que a -escctssa dPf!landa inter-'Y'H!:l. n~·o perroiti;?.. A 
de 
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pc~tróleo de• ()y·iente f'YIPdio, e F.\c::,sim cor,H:l a ~;ituaç?i:o pol ít ic.C\ 211 i 
vigente, havi."?ifll dPter-'min;.:~do, al[-]'tl~,~) MYtCtS ar-,tes, um considet"',""vel 
aliMento de rl~manda no merc~cio internacional de arrnamentos. 

Estimulados p2la pt-.::.• l í t; i c a norte-~mericana de restriç2-<ü a.o 
fornecimPnto de armas p~ra o Tet~ceiro M~tndo, vários paises se 
apre!:;s.~\-""Mfll Pfll C>t:ltp.4t"l rr..:;t:p pl""'Om.ise:;or fl1r?rc;;,dow De, rr1.~1is hr-rn-

sucedidos, como eY'i"-1 dP ~ .. e e!?',perar, fc•ram p,;t:Íses tradiciol"",alrr1c:nte 
produtores, como a LJRSS e a França, que aumentararD 
SltbStdnCi cO\] fll~?ntp S!.\2;4 pn,rt ici fE\Ç~f) nAquele Tf1PY'Ct:?\dO. . Ü1.1treos p<'i j_ ;c_ç·:.-:~ 

recentemente ind,~str·ializados, como o Brasil, que se encontrRv~m 
em condiç~P.S de e><plorar f?sta situaç~o, logrararn tH11 éxito q•.te, ern 
têrmos t~elativos, p0de ser considerAdo ainda maior. ContrariaY•do 
a tend~ncia predomin~nte ern p~ises cc•mo os Estarlc•s Unid~·s e a 
Gr~-Bre t anh a, de "~~-upeY'~,o f i~ .. ti S'HÇ ~eo", er-Jcarec i rr1en t c•, di r., i nu i ç ::-:u:. 
da cnnfiabilidade e operacionalidade dos armamentos prod~.t7idos, 

esses paises foram capa7~s dp oferecer produtos projet~d~·s p3r? 
as suas própriAs nprrssid~des e nossibilidad~s que, Y1H0 por 
ac~so, erar~ muito semelhantes às condiç~es existentes no Dl~iente 
t'1éd i o. 

Fot"'afll as a c i rn~ rf1Pnc i Ol'"to"td MS QIJP pf?rrnit ir""'arn 
indústt"'ia bt"'MSi.leir•a c1e 2\t""'f!t,~r!ler,tco~.,. cf~.-::-,t;<"l.car"'-se Y"•este j:.Tr"'OCE"·'?",':'"J·· .. (:": 

preciso ress~l~ar, entretanto, q1Je el~s foram potencializad~s pc•r 
uma agud~ pPt~c~pç~o de alg,Jns ernpres~rios acPrca da c~·rrPt~ 
exploraç~o dos nichos de mercado de rnédia ir,tertsirl?de tecnc·l~qic~ 
mais promissores e, ent gpral, pela grandP competbncia 
empresarial-tecncológica que apresentar8m. A extrema deoer1d~~~cia 
do País em relaçF:(•:• ao pct~'"'óleo irnpor"'tE1.do, que, na 0poca, 
repF'esent ava ü01.. de• cc•nStlnt.-:o nRc i •::•na. l, fiJYIC ion•:•IJ t 2"1rnbér11 cowc• urn 

poderoso í 'r-1dutor"' cl• 3 r::,t~ pl·""'O:JC'P5SC1. De fato, atravffr-c:i de a.corr!eos de 

suprimento de longo ~razo com paises do Oriente Médic·,· que 
tinham cc·1110 cor·,diçêío de viabili~eçe:<o o fc·r-r,ecirnento de 
armarnentos (ao qtte parPre realiz~dos 8~1 ~e~im~ de 
ç;our:_t"tt?]:_"t__!'"'a~Jt~), as 2"'\!ltor··id.::~cif.-~c;, tn~.:vo.i 1Pj r'Cis lc•qrMrFHfl ;.."ssP~txrar o 

fornecimento em condiçe!Rs l~elativ~rn~rrt~ vantajos2s, num mc·r~1ento 

ern que ele era vit2l parA a economia do Pais. De resto, a crj~ica 
s. i t uac;~o da ba 1 .:~I~:ça de pa uarnP.Y"•tC•'?", ronst .i tu i u-sp desde sPr!"ipre, 

num poderoso acicate da exportaç~0 de armamentos, uma vez ~tJe, 

aléM do sPu efeito direto de 2t\mPnto de divisa~, servia cor:1o !Jrn2 
"cabeça de ponte" p~""::"IY'B c•utr""'OS pr"'c.•d•d;e<s., que iam dF:?""·dr: car·'n'? de 
~rango a automóveis. 

Fr,Jto das. cor-rdi.ç~es favoráveis r::·t"'iad.?.S pelo Govern•:•; P. rir-::. 
seu inteligente ~proveit~rnPnto por parte de emprpsas de capi~al 
inteiramente nacioYral - o que se constitui em m~is uM dos tr~cc•s 

distjntivos do setor, ~ inrlt~stria dR arm~roentos brasilei~'n goza 
atualmente de urn Dr? 1J de autonoMiB qlte n~O sigr1ifica 
autarquia, rnas sim control8 do pr~ocesso decis~rio, inclllslve 
tecnológico) bAst0Y•t~ incom,Jrn em F10SSO meio. 



Todos estes asç1ert0s positivos associ~cios aos pfeitos 
diY1Rr1li-zadores sobr-'e OlJtr"'as indústriAs, gerando eu!p-r'r?DO~,, 

difttndind•:) tecn·~~·1·~·~Ji.;;~ Mv,:-,nçada, 1':31_\t_<":;tituindo a impeort~ç;-3:o dE? 
equipamer1to nlilitar~, c~rreando dólares par~ o Pais, aumentando 
as export.-"lç·~es e, por'"' fir11, iwpulsionrtnc:fo a ecor-,omi,-:;'1, t~r11 ser--vido 

como UM poderoso eler~ento legiti~izador desta indóstria perante a 
sociedade. Alérn do qlJe-, contr-·cJriarnPnte a outros paises de 
industr.,iali:::::~4Ç~~c· t"'PCente que se enoajararo no esfc•rçeo de 
produç~o de arr~as, o Drasil parece ter sido muito bem SIJCFdido. 
Suas Forças Arroad~~ CFFnn> absorvem ~penas urna ppquena p~rcela 
dessa ·-~~d~~ç~o (mPnos c1P 40~), e s~o hoje atendidas Pm 
aprc•xim.-- :~"1ente- 7(1~ das suas YIE'CessidMrles de equl p.~meY,to pAla 
mesma. Além disso ele gasta oficialmente uma proporç~o das mais 
baixas no mundo com Sltas FFAR (cerca de 0,5~ do PIB). 

O que os responsávejs pela indústria de armamentos -~r ~e 

disp•?:íPTrl a divulga-, ... , entr-'P·t.anto, é a r'e~_l dime1'"1S2fo do set:-:_.~

principctlrJH?\-,t e, os custos env•:•lvid•:•s.. Apelt\ndc. p.-J.r·a ,--, 
indefPctível 2tt""'Ç]UU!Pnto da sr:.-gurança nacic•nal, na. ~:p--"'ande rna.io-r·.ia 
das vezes de for'"'rna injustificacla, tampouco div,Jlgarn a rnin]r,J.:t 
inforrnaç~o que possibilite ltma avaliaç~o dos seliS custos e 
beneficfos, PC•:•nür,1ir:-nr..; P. S•:.-•ci.-4i.s. Nesta sitiJCtÇ2fo de ocult.::Hnento e 
de dcsinf·:·l-fll•"'~Çi'-1o in-trncion.:.\1 r,::;._:•br"'e C•S "cus-toF.i- 11

, n2d,-:\ r!!rlhor, p,:\)-",--t 

queT•l tem i ntPr"esc;ps ~~~~:· sf?to:)r, do que Sl_\pf?rpsf. if11at""' eos 
"beneficios". É 2\SS- i f1l 

E\ntecip.!1.ç-::\.:o - de pventu;?~is f:')-"iticr3s, com.-:• i:\S q!_\e atu~-:..lrnente 

aparecem na imprens~ (fruto do mau desempnY1h~ financeiro que 8 
indústt""ia terr1 a.pr"esentadc! r-,os óltir~lC·S dois anos), f•:•i orquestY'éida. 
uma campanha sistewátic~ para inflar c1s núrneros cj~s exportaçôes 
bras i 1 P i Y"as .. 

Dessa -for"'wa, T11uito a gosto d•:•s habitante~; do pais- do 
futebc•l, que costur!larn dizer' q1Je er11 time que está qMnhaY,dC• n~o se 
mexo, P)(plor~-se 0 nF~tltr~l viés SPnG~cionalist~ da irnprPY1s~. 

Declaraç~es 5~0 carcioS3f~Pni:p fornpcida~ pelas Prnpresas, fa?enrlo" 
com que, por exempl(J, a imrJrPYtSa tenda a noticiat~ o valor de 
cor,tratos de fornecimeY,to c0m Ctl_\t Y'üS pr'3 :Í sr.s, a serem CltMpri~os 
durante vários an,:•s, con,o st-::ndo c• valor., das f?><portaç.':)es daquelt? 
ano. ~ desta maneira que tér~ sido p~1blicadc•s nos jorYr2lS 

br~sileiros em prirnpira m~o~ e depois com ~ ''criativid~de ~ 

r'espoY•sabi 1 id.::~de" c.:::•stuwPi.t.,.2\s pela ifllpr..,er-.sa inter"'naci·::·•·~~-:-1.1., 

cifY"t?IS de expcq·""'taç'Fi•:•· q,_,e chf?q,3rn a ~.;'.lfH:'Y'aY t·r--(~s bilh~~"--::: de 
dólares .. Nes·te circuit(.• alimentado pPlos J5:•9J~)._f.::â e jornali.st;:;~, 

(por--ta-vozes r-ri!'{o-dncl.:ir.=:'lrlcrs das Prifprp-=::.;.::-ts), .; r~ pela pouc:-a 
familiariedod~ dos repórtr~.,.Ps c6m o t?m~, ~ cit~ç~o repetirl~ rlp 

mentir'a::,;. c•::•nfet ... e--l~H·"'; Ufíl F..:"-::-:>t""'tqf.o dP VPl""di'?l.de, r-,;?l'o ~jPr<:H1·"'1~, a 

m~ioria das inf0rmaç~es sobre a . indóstria brasileira de 
Brmamentos. Por c~ltS~ rlisso, ao comp~rAr esses VAlores infla~os 
com as informaç~Rs public~das pelas fontes esr~ci2lizad2s no 
teí11a, cor11C• o Inst.it:,_,t•:! dP r-•esquisMs !C-:,·~:.tn--e a r:•az de Estoc•:--.dr<1C• 

(SIPRI>, sobre os pt'incipais ~~portarJo,~es, à rr~neito dos ~'-l2is 

~P disp~~ de cifrAs cuja CGnfi~bilid?rlP é g0rantirl~ por um cl tm~ 
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mais democrático de t·r"'i:"'nsp.~l-·'(~ncía., a impt--ensa cos-turna situar·' o 
BY .. asi 1 como c• quinto expetY'-t=~':'õ\dor"' rnunrJial de aY'rl1as. 

É: dessa nltC\nt:?iY'd Cjl.lf? OS er!lf1r-'P.<::>/-1Y'i()S tf?rn COI~I~",E'I]Uidc• fi:l.:Z:FfY"' -C\ 

opini~o pública acreditar nos números que divulgaM e n~ sua 
vers~o otimista sobre RS vantogPns e Q excelente desernppr,hc' do 
setor. As FFnn, p oru~nicrf1~~ nfiriAis comn ~ r~rtPir~ dn ~nrn?rrio 
ExtPr'iü't"' t.J•::• }_l,-1nc.::. dn ·l!l',~\r1t .l (Ct1CFX), () Mír,.i!::;tf'•r...,.io d.~\s Hel.· __ ,(·<~.•e~~ 

Extet"iOY'es, etc, tarnbé:r11 t .... espor-,séveit;.; pelo desernpPnho d<) setc•t"'., 

negam-se ou reluta~l muitissimo a prestar esclArecimentos que 
permitan1 urn minimo de informaç~o confiável sobre o tema e tendern 
a aumentar a desinformaç~o existente. 

Os pa·r~lawenta!"'e~. br,qsileit"'os, C"jue, pot"" devRr de oficio e 
cumprindo o papel a eles atribuido nas · dernocrac i as rna 1 s 
consolidadas, deveriam fiscal.izar as aç~es d() E><ecutivo na 
matéria, cuidando, pelo menos, para que a populaç~c· dispusesse de 
elementos su·ficientes para formar um jl1izo abalizado sobre C• 
tem~, n~o parecem minim~mPntP motiv~dos para tanto. Menos ainda 
para q ues t i o·nar r:• t r ... at arnent o pt-· i v i l eg i a do q t.iP. eo se1; Ol""'" ver11 
recebendo por p<:n"'te do Governo. SE? tal cc:•rllpor'tetr!lento era 
CCortlpt""'ef?YIS{Vel dtlf"M.\'"ii·p f::• t"'F~[jirne fllÍ] itrlr Al.!tOY'it:/n'"'ÍC•, f1nSS21 .?:\ SP.lc"""o 

profuncl.:'lfJlr:>ntc~ inC("WI~"",PfJIJPI..-Itr? •"'"~PÓ!:· o ~;et1 tPrrnir-,o. Cnt;rrt.C~nto., Plc (: 

expl icc~vel pc·r-- 11T1l ar!]ur•lPntc• de H.paren"te bc•m !'::ensü, rnas dE? 
evider.te ingt.?Tit-tid.3dP- .. 

Pf1l SP retirar da Psfer~ civjl, os milii;~res 
teriar11 wer--ecido o "prt~wic•" de se 11 pl· ... oFis<:: • .ion211 i Zdt"'er11'', de ':?A? 

preocuparern apen~s com a~ttilo q~te parpce rlizPr-Jt~es ·respeito: a 
defesa eHter""na, a pr~·(:.duçêfc• rlP ar-'rn~is, etc. Puest ic•nat ... o setc•r""' de 
armamentos, quando nem sequer o f c• i Ct p2:pel dos mi 1 í tarE?~; c•:•mo 
mantencdor~es da ''ordem interna'', poderia ser considerado como urna 

afro·nta imper"'doável, c.3paz Ct'iar"' um descor-;tent2"1.rnento ey.tré a.s 
facç~es mais progr·pssistas que b!Jsc,:~rll 

desestabilizar a situaç~o no sentido de 
a 11 prr::•f:i?c,ior •• :.li::::;4ç~'l·-:·" P 
~tm t~o tPmic!o r~trocP~so. 

Inómoros fatos parecem corroborar a existéncia de uMa espécie de 
pé:\cto deste tipo~ T.::~J.ve::: o rll,'=!is significativo tenhF.l sido C• tr-le 
grama de congratulaç~es enviado pelo presidente Sarney à EM8RPER, 
em 1. 985, ql_tando d•:r venci 111ento da concot ..... r"'e.nci a, pelo TucaY1<:"), p?.Y'2. 
equipar a Força A&rea Dt'it~nic~. Ele m~rcolt o fin~l de um 1.~n~0 

per{odo de disc\ ..... iç~o, mantido pelos prPsirlentes-ge~~8~ais 

bt'asileit ... os, s•:•hrc crs ÜHitos d<3 indústt"'ia de .:::~rr!lt:Jror...:.r·;tf.::rs. 

O caso criado posteriormente com a divulgaç~c· pela impre~1sa 
de que os recursos arrec~d?dos através de impostc·s con1pulsóric·s 
adicionais svbre os cornbustlveis, al!tomóveis, etc, ~que dev~ri2rn 

desti\'"lar'-~sc: c"-.s r1H?t<:1s pl·~ior-'it<-~lr'i,:;..o::; de desE?nV·:•lvirnr?nto ccoYt{)rflic·<:- •:• 

social do Pais, estariam sendo us~rlos p2ra r1n~nc1~r o progrAma 
do caça A~IX tevn un1 desfecho rnelancólico. Os funcionários da 
Secr-'etar ... ia d':' P-lMnej~r~ler··t:o, Y'espor~s,f,veis pela ,::;;,loci1çé(o dr...,:::, 
recur's.:•S pr ... i0tE?!"Itier-..;_\r•l eHirnit"""-~se decl<:~l"<:ll'·,do quE' c•s rnesrnos havi,:::.r(l 

sido destir)ados ao desenvolvimento de um avi~o civil~ o Br~si li2. 



~ 

" .. 
~ 

• ~ 
l 

"" ;; 

7 

f\l~o é 
P8;D e 
avi~•~::-s 

pY'f?c-iso e>nt:r:ndrl~ riP tPcnolo~J·in .:-'ieJ·"'on.~ut:ic,'?l f1i·:l)"'a ~õ'>~lbPt"' 

os eq,~ipar~~nt;os l"!PCPssArios flAT~ 

pela MUGrDA rmrr0•·~~ M~Jito 

Cj1_1P .~ 

de• i s 
di-fiei lrllE'YYte t; ey-- i arn 

e><clusiveos .. ~)em qtlf'?1~F!Y' tipt~o-ftJnd,7."tf"' a análistC? rJp•~;te c,-'1<:::-,:,,-_,,. f-? 

tampc•~lco prPtender rl!JVidat"' da boa f6 da~uPlPs fuy,cionAr ... ios, ·caho 
assin.~l;:yr~ C• desset"'vic·-.:_. f11\P rn··-pst;a.y';:uJl A SOC'iP.cL::'!de br"'nsi lei r ... <:-::~.-., p•-:•t" 
escondet"'Prtl dt~ •:•p'ini:~.::-· pt'lhlica ~"" l"'P.c:tlicl.:~dP d.:-)S frit:c•s~ 

De qualqt .. ~Pt"' f• .. )t'r,l,"J:, a pc.\r-'tit·· dt?t•:_;. i.rtfol·-mac_-;:':iPS ct:ispeon:ivi:::\s na 
CACEX, das e~istentPs nos b~lanças das princip~is ernpres~~ d~· 

sPtor ... <r:uJt:;y~rlrr·, pr'·-·ti•_llç•l'a dp avi(-ir--:;; En!lpr.-).:J, dP vP_.íru1··~·:::. 

rrli1j-t;,-:;1\"'P~õ;; f::·~ ()v.ibr"/)r;, t.!P fnqqpt;f.?S P fJJ:Í.SSPi';;) C'fiPrl,~,\ \_}e ,;:t V;:<)ny•p':""", 

rnuito infel-iorRs ~os riivulgados pelos rRspons~veis pelo setor e 
pela irnpr·ensa: .. O g) .. 'i~fíc() -:""1tl.:::\i ><•:-•, rPS'Jltante dP 'Jffl pPn•:•sr:) esf·-:·r·çc• 
dP. rtesquisn de y,:'\i·"'i<::•s MY'"I(:tS, "g,ê\r-'irnpé1ndo" info1·maçi':'ies e bc•,~t·--:·~•, 

fornece a real dirnens~o da prodLtç~o de armamPnt6s pel~s empresAs 
mais importantPs do setor. Ele· se refere aos arros entre 1~7~ ~ 

1988, C•U 
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grande crpscim~~~to 
pPY'r11l t; i u qur o 

"" 07 "" 

dupl ic;õ.\s-::;c sua 
q'Jt-:>dr:t üC(-~·r~r--ídM Pf1! t'-?08, C'}IJP pr·'f::'tHXr"!Cia., mais elo quP a rná <;.-::.itl 1 ::;r_:-;?':f,-::. 

fir,ancr_;•:ir-',~ q• __ ,e afli!Jr Psr.:-.,:;t_; r-::.rnrn-... Ps<:'\s, <:_;~"·r~i,::ls dif1C!!1d.~rles p,-\r ... ,c; o 

futur~o dç} ::õ,E~t:or·· .. E):istr. Uflt,:1 t:'YICll'-'ítle di frr"'Cr"'rÇ;'.-:i PntF"P P<::-;t.~s c i f·~"";:..c:. 

(q~tr indicM-1!1 !Hfrn pl-'•:-•d'!l;<'t·-· ltJ.-''di;:~ Y"1•·· fH?r"lr.tf,-, r-Jr-_.. Cf·'Y·f-:',:'0\ r!r- ~::/)!··, 

r1tiÍtl•')Ps clt? dôlf-ll""PS ,'\nttnis) P p1tblic,c·\d,t~> pF•lF.\ imp:.~F''(rc;>4, SE'~]!Jl";í:_l,,:·, ~r:_ 

quais o setr:.r estAY·ia, rlescin c inicio dos ar~os ü(l, apros~Y;tar~do 

urnct p-.-·oduç?ic• ~~'lnuetl da or·der1l de 5 bilhi'ir:>r: de dóla·r~·es. 



f1 difE?t'"'Cl~IÇ.?I Pf1l qt.l_(?c~t~ü r.':' StJfic'i[-:'ntefi!Pl'Yf.;p sir;1ni. fiC'Mt:ivc:t p,:-;n··,---\ 

que se tente irnMgint'IY' JtrliM e><p1 icMs-:-i'í·-) dir::;.t:]rd;M c1.:4. ap••ntMf_·l~i., e 
para ql~e SP coritr~tP a VPrA(-id~rlP rlns rl~rlns rnnsi;Ar,tPs rJo qr~fic0 
acin1a. P0de-sp r~~0t~ Pr~ presr11ra dp uma frauclp de gr~Y~rles 

pr•:•pC•t~Ç•':JP.S., C<l"""'flUPSll-"',;r{,:i ror~ l-.Hz('iP~3 d·i f iceis dP M1CMY"IÇ"€·i'r"' 1 cJrc:::,-
tin,':\da a esconrl/..-?Y' c•ficialrnente o val•::.1"'· d.-'1 pi-"'f)dt_tç:?'fn e t?Xf"lO:"•"r~t:Eir_ ... 7~·-:• 

bl"""'o':_\r.-,j]pit";i.~'~~ cfp Hl-~fdrliJ1Pl'!t;,-,r.;~ 0 n•-•t:iri,~.,fi,·-, f'~Plt-i Jmpt"f"l"'r';,\ h."'t 1\nr-; cJ,·-·1'-. 

2\Y"IOS iltl""'t~S, <":\ t"'f?r':.f,')f"it-',-_, t'!P f)",~:\ttdP l'to-:IS CC•l'Jldr::-, c<Htr::•l---n<O·\~.-,;. f1.-:·, f';·;í•~. 1!P 

mais de 1 bi lhi'leo de c16J.-:-~r'es, Prnpt"'r:s·t"i 1Jf1l toro de VP'r"'C•ssirtli 1!"--!t"'nç.'?l 21. 

esta t1ipôtese .. 

POt"' OIXtl'"Co ladeo, a P'..'idPntP fll;\···f{~ r::-r:•r•l fll\f? <71 cnr:r-.x .:-rn-r:_>r·r·!"-,t_,-, 
as l. nfol~r,l.aç•~cs - s<::•br·~ t~t:_""~ ex p•·:.r··t. ,7\ç~F~r.:. do s-.. cd; C• r"', c 1 ~~"",~-i f i c.:-:. r,fi.-·:· 
caY'r•.:::•S de ceornb~':\te f-·('•rrl'·· ''.::-•t•-tr·-·s yp_{r;-t .. llC<s ,-:\ltt•:•fllr-:ot<•l-~rr.::'', · fr:•fl'·'"+·p:, 
COrtlO 11 tUbOS c_ip ,'=:\Çn r-;r>rtl rc•Stl.\}'"'2\ 11 

f? fJlii'Oir;?"lpc; cif? -PfllPY'f'!JC.'t mil i f:.-,·r"' 

come• ''outr.:·ts f!l'Jl"-tÍ.Ç•':ies do C•"JÇa. e f:?SpC<i"''te'', n::'Jo dr~-::-.c.~r-·-t2t .?. - t)j ~-:;1', !":PsP 

de fr"",:\Ude Mver.tad,:-1. PPl··r,JMnPce r:•hscln~,":'\ M c;un t ... i'\'Z.~('"•, e <:?,•Jrpr-FT.,rd_--1,-::l ct 

ingt~nuidCl.dE? corn fJ11t-"l •-::• cpn~rir. t:nt-ii'! siri·~~· f!lC•l'tf:;:,cj.-:•. f<:::_c-,•:-• p·-·rf;•tr-~ 

apee;.,,·r'' da 

públ i c'""' 
i rn pc•t"'t ,":._ nr-' i ;'\ d '"' 
br?fll c<:<r,,.-, r!(~,~.-, 

1~1rrPns~ y,a ~onf0rrn~~~o cl~ 0pi~i~0 

r••.::•!, P n C i ,.,_ i S r ,--,f!l p ~~ ,7 \ d ,-·,y'ç-:> e; f-::. e-~ t 'r'' ;1 ·n [j P i Y'C• r.". ( q t! ~-~ 

se vrt"'i,~rtl impMctnr-!c•s c-·::-·m D""~. VPY"tdt1S tli"','""-:-~i 1r~ir~t1s) ~ 

diVIJl~]Hd~"'\S, pot"' l'"IÂ'•"'• )·"f.-:>~:."",jc;LiY'PHI ~4 1.\fll St1pF>t"fjc2l 

dadc·s of'íciais, srr-inm il-,r:vit."'v~1mrnt:P' rnloc-;1;-f,-:-ts Pítl 

,:-:'j.---, 1 r-rf••l.-.rn,--:::_,·,"0c->S 

rc•tPjc· c-::,r:l oo::; 
rlr'p.; 1 rl.'1. 

Segundo y,o::;Ssr:\ 
dados ptJblic~rlns. 

que a inrl,~stria 

pt!Y'C'Pf'~;7':fc•, i:\ t''P,~i1 j r/,"'1dF~ PSf.~~ h,~~;t:,"'nf.:P .::lCjll?--':-•f(< d,--,c, 

f:: f~cj 1, n~o eobr.;:t·.,,·ntr:>, c.::-•nc-;t.-1tf'"lr- r-, c·r-p~,ri rflPY•t•-:-• 
d.-:; MY-r•FH,:t:">nt:c:·s <4f1t~e::;p...-,t-:....-.q dtlt~0nt_p r. p0t- j_,--,d·-:• 

rsteve r~~t-g'Jlfl~da a ccc•rtomia br·asilPira. ElD 
foi urn dos pouco::os subset:•::•l"-t~5 it""tdt.l:-:;tr-i.::~is ,":1 c-;rn·"'r-:>::~eni;;--lr-- -t.'"'l:--:,:;_~; 

positiv.:1.s de c-t"'escirn~nt.-.·, Yt,::'\, pY'•~·dtlÇ~'--:' P n·~·, ~'"'---'~!1-f"•t'P~JC•. t·.lpc:;-tp f1PY'"-·ir:·d.-., 
nüt ÍCi<'1~ publ ic,:;.d,-::\S I!Q r·•r.1Í.S d<J.\/i..':lfl1 CC•lrtf:c"l dC) tV•ill desernpPI':h.-.:. 

expc•Y'tadetr"' da indt'\c:-,tr~ir-i, inrlu;:indo int~'"·!i'!Ci•:·na.lHlPI'·,te C\ üf.J!.Td.~--;_,-, 

públic.::\ a ce>nfundj,--_ •--:• v,:~lnt" rJ;:-,c-, PHp···r--t~r;r'ip~.; c-.-.-,r,l C• 11 1t~CT'C•" 'l'lf7· P}cl. 

estarja trazendo ~0 r~is. 

Se analisat--ril•:•""> c:ortJ rn.:"l.io::; ."1tenr;'ii•_-:. ets ir·,f.:-,r~rtl,-::,ç;~'-:r~: dic-:.rc•nivc->'lr-:., 
chegnr~f.-:>rnc•s H qrn.::t ("'C•n•"'lil•;;;,?í.-, 1-_-l,:-,e;t-.:~,r-d:-e r!i.•_-::,'i:ird.-n FI !'"'f:H:::.pr-itc• r::lc:• vc•l 1.>T•lC 

d.~S F?"t<f'IOt"'t,~çNes. fJ !Jt-·/!fir··c• ;:-,~'·':1Í _v_o r~o:~r"'Ttl-i f·p VPt"'· C'(-·ft'l,--, -~~ r-··;•:-:•1 t_lf;"';o-._,-, r-J·-:< 

sete<t" er;::teve- detet"'rniY,nd~~ pPlas PHp•::tl-"'~;,:"~r;t'ic~-t·.,-,, i r-.dic,?"tnr-1,-, <tr,,,,-, 

dit"1f-\r11ica de c~r~pc:;cir<JPr·,t;.:• t,:,t:,_"7<]nH;:-->r-,t:p dr·-•pr--ndPnt_·p cl., r.·',":ll\'""'•"l"', P:>-~tr--,-·-,·,,--1'"'~ 

Na. VF?t"'darlE, f:H':',t".,":\ ufiY'frl·4Çi~'i/• ~.('l (1<::"•\IP r:::;pj" P"r'tt.P!'!rlld."':'l l'i.~ ftlnd'id.-:-! Prn fj 1 'C""• 

Se tPYihr--:\ efo1 C•-::•Ytti4 ltfflri (","'\f""","::J:f:r:r.í_c:tjc,"::\. d--::-\ fH'··-,r-jt__t;;-,'XO:::• fiP U'r"fll,-{f;l["~•;'d;r-,,~--, •7' 

í'"I:Í.V~l irttf."'l''íH:\Ci•~•nt'\1., fliiP Ó i\ (Jp .::;rl·' l_WI;:--, rl'('t•(JilÇ;"'íro "c:J•tl 

A eHpor~t.3.ç·-:"{c) elE' ur~fi!,J.!IlPr·~t(-:o':; Y"tl.ll"'C.:\ u1 t.:·r·'.-1f'<l•:;so•t n 

rn i l h('iPS rJp cJ Ó J i3t"'f?S t1] CMY!Çrlri'-"• Pf(l 1. 'JR.7, P'-;t. ;:~yj,j('_l 2. rn(··d ·t ,-:-1 

1975-tJü sitt_liJC:Íd i:'?f!l .106 fl1ilh:'ir•-:; dP rif~1."1t"'PS i'".'l'r";U<'1i"'",~ 011 

'!5f'?l'IÚ:?li\MntC /\"; C i ft-,".1.-; df? i'"\tf': ~' h i lf;o":fpr,_ 

estat·•icl e><pol·'t.;:;n;J,·) dP•:;.r_lp c:_. i l,..11c: i-:~· d·:·~::-. 

impot ... tr:lnte r--p:;:<;_::,,:'ll-t:,:::it·", cc•inc.'.idc?rtl r,1ai.s C•'l 

picc• de· •-:-;7n 
d·-· pr:>r-· -í .--.[i,-, 

p•:•Y' .D~l(~nC'.-ic\S 

N<:tY' t ear,ler- i c 2"1 n.?í 

in t PY'n""r i •:•n·:":!. i s, 
pat·~<:i c• C•::.ntl-<:)le 

e a usn~Dn (r':q-2'"·~~,c·iz-t 

Dr::-s<if'ril-~H:JFcr·,t_.-~,); c:..•--:t·2~ 



ltltihta, diÇJa·-se de piCI.':~,:;;,::~~p'rtl, 'Jtili:::a SIJ~s Pstim~tiv~s, 

inforntaç~es propor1:ionArl~s fJP}~ CTn~ 

pro d u c a o, C .x p o 1'1 o c c.1 o, I rn p o r-1 a c o o d a I A O 
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O g..---áfico per~nl:itP, adr?r,1,7i.is, c•:•Yt'"O:.te:,t~'l..- ... ,C\ f!l,-::<_n,l+·nnr;:;'f•::• ele •Jt,;,:i 

e 1 eve.da pY'op·:~l·""_ç~c· c! e i mp•:··~·-t: ~"'~çêíer:. no v."C~l •:•r... da rn··-.:•r!'.\C~O-: ~~,--:--=' 

levarmos ern consideraç~o este fato, e o comt·liYtAt ... rnos cnrn a 
prc•porç~o das export~ç~e~ sobre ~ r·•t'oduç~o, é po~sivel_ constr•Air 
um O'Jtt"'C• g-,-~t--\fiC·o, qt.tP. rn•::•sl:t"'f::"t a depond{-':Jy-,cir"3 c•:•njunt,":\ q•_tt? (::• sPt•-.:•r~ e 
suas empres~s ~rresel~tam em relaç~o às importaç~es e e~portaç~~'5. 
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d-c>p91'od•~l'<"' d<!!o ~w;;r..,.rt.n<>-• 



10 

Atr~vós destp gl-~ficc' 

O) ... icnt.3 ()()~ dP- su.:-"\ pl ... ,-_-,f!,H~-.i'i·_-, 
rv:•dt?--~;r? vc~r-· que o ~:;r-'t•:•i'' c·e>fll•_:. 1_\fll t;J~·d.::· 

pAr~ C• P~tPri~r: P ~'..IR 1 f'nr~ t0r,t·c,, ~ 

obt"'i~]<3do a 
Expl icanclo 

i mr<::q-.t i.\1"' i n~::;tlf!l···,r:o; \"IIITtl 

filE' 1 h•:::•Y': de Ci''\d,-:t 100 q'.tl'? o 
tér11 q'_\e sc?r vc~r,c:Jid.:.:o~:. 110 e><tF:>Y'iO:•i ... (fi'Pq'.lf?-r·,t,pr,tPnte dt:_'~ fc:o·"'f•la c;r--:--iv·:-•'-~--~\ 

pMY'a o r•dí. s)' P. 30 ~;;?to Y'rrnr-:>-t id·--:.r; P·Ctf"'i'\ fnl"'rl p:'ll'•~ P•4f!C·\l:~ ,--,c, i l';C;!lfll·-,•: 

de v•"r"'is tipo<:"c> qqn l.ltili7"',"::\ .. Ou !'3Pj;:, ·.-::. pt1fs pr-·c·d11~~ 10r.1 d('}-J,-;r--~-··-=~ 

p<Jl ... et obtet ... urn "luci--o" LLq~~l) __ l,J~), cow .~~::; r";)xp.:-:•rt.:c-:H~':':.~r:s, de· ;:;.n d(J 1 ;-,r'>-H--~ 

Par-·a a Embr.::~:er"', L!c:vid<::'.l a f11,"J.ior cornrjleH.id;=\cle tecrl<:)lógic;:-;_ dE"' <::"-F''1<;..:. 

pi"'odutos, o "·l,JC'r''(::o" l:Í.ql_lid·· .. , Pm fqy·,çêic· cl.::• cornf.r"c-ic. exter-i•.:•r" ,., 
neg.:J.tiveo~ De c.::tdC:\ 100 dôl;;c;,r ... r:>s PY'•::•rlu7id•:::•s ,;:.. er11pt--.P"':;,:_~ P.,_.,po-..---~:-~-~ c-.~. 1 
rn..-"15, pat''ri -r.:~:"()--1,-,, tr:rn q•_tr ifllp•:::•rt.:--ir' ~:-,'J clól,::~rc•s. · 

A sit,_lr.tçil:o ;:'t'~!•:-:-•1 d•:• sf?tor"' cc•locct rtluite~ 1 :; dúvidr3~::; c.-~·rn r--r--:>"}.-,.,:;;·1.::.• 
a ~.t:!IJ fl_\t;U\-.(.:0. \.',7\lf-2 E\pPrt,:::..\ PH.~HJ)n,":\r f:."':.",ta CJ'-~f"'<:-:_f::'r•:::• CC•f!l ,-,1f~•-r;;~ 

cuidado .... Por· se tr--atar"' de IJftl !::;et•:•r"' C?HtY'E?flhl.fl1entE? dC<pcndt:::rr:tf:> ele:-, 
demar,da iy,ternacion~l, e c~racteriz~do por grar,des er,corner,r!0s 
que às vezes poder11 c•-:•lnrr-o::-:or,lPtP.r-' inc.livici!J2lr11e·nte tc•rl,_...,, ,-, c,-:1r0c i r]-. .--~,,-. 

inst0}.:"1.d.::\ df'>' l_!fllM Pf!lrl'r'f?So"CI -· r:\ ind(tS-lt"'ia r.Je ..::~rf!l,::\fflE'rttC•S rst,-?,_ S!.l JC•it,:l 

a considr;?t"'áVPi~~~ fl,_tt.t_\0.Çc•"-'p~,. '[!:.;to teorr-,a. dif:ícil vi'E:,I.\·71-l iz.;·\-r--- 1 ,:-:-; 

par'tit"' clc·s dados dispc.:.n.í.vr.is -- que, c-c•rcte< feor incll.cacl•:•, t:.~~rn:···:·,)_,cr. 

s~o muito confiávPis 
aval i,""..ç•l)os qur tf>r,l 

fin,\nct>Ír'o:< d·:::o sE?t•:•t' 7 
pr'ob 1 e-roas. Quedc'?IS 

ir,solvêY1cia tê~ sido 
Er,t r"'et ar·,t o, c•:•rnc• se 
das vendas de' sct0)~ 

Este fato, é cor,1um 

- ~s tPrrrl~nci~s de crescimento 
.;:~pt:tt-P<_-~ i d-:~· n."'C\ i rnpr'"'r~n!:;a ~<-r:·h·r't" c• dr---r:~.pr,·Jp:~·;·:h·-· 

Pro ~SpH(~iAl dn r:~gps~ e da RvitJr~s, rpvpl~lll 

Y~<45 tMxas de lucr"'(::< e a1tn~. :indicP<:~ ele 
,"J. ttlnic.-:1, pplr_) rtlPY·p:•s .::\ p;n-·t.t'r"' cl~:::~ ·1.--, ····-_.. 

o:-•bser--v•--.::"J, elas fc·r--C~rn sirtlult:L~-(1\,.?CIS A e;.-:~:Lc.._.•l:':"~·-=' 

e, i nc 1 u::-; i vP_, rj.:_::,~) ernprec:-,a_s ~r11 di r i cu l d 0,_-j,-.:,--:~~ 

na in(iústria de arm~r~Pl"1tos de c•utrc•s n8i~es, 
i nd ic2l-.ndc~ qt_tP o f!li3.'.t desernpcnh(:O só 
algC< )-''i?E'\}f:l(?ntf:' <:;ét"'iC• Cjl\,:-l)~,tJ•::::• ~_,e Vr!)·M·ifica Ufll<:\ dilfiÍ.Yt'-Ji(;:·(f•:::• (Jr:\S V?lr:r·j;;r:_, 

e a dispensa de ftJncioYiárj_os. Ao qtJP ttJdo indica, e como rnosi~~~~ o 
pt--ir,1eit"'ü Qf"'ÉifÍCO c'":'.pl""PSPnta.cio, p~,-trl é a Sitl.\rlt;-:'1,-:-• qUP t:?t;-,+ .) ,._f-:• 

del il"1P.ando. O mer"c,qdo eHtPI--'nc• já nii'c· t01'c· r"ecr:-pt .1 v•:•, ;.t pr--.---. .-~.tr;::·_-,_, 
bl"A~::.i lei r--o.. As r-rnn t.-?.l!lp•:::.uco <:>f? P\'"IC('I'Ilr·'a.!O Pl"ll c.-·-,r-,c)it,-,'~íç·,, rfv-· 

a bsol-... vé-1 a, 
reguladoY'" da 

papP1 cfp 

No que tar-,ge ,:_, il''!fJÚ'-3tl·-i<::t i'\€?t"'C•n.:':-iutic.:~.~ ::;;,Pqr,1Pnt(:• quf.-', pr..'l•::, ~P<.t 

c.=n--átf?Y' r•Jisto (mi 1 ita.r-'--civi 1), ,~rn~e:::r.>i~rt:.:\ urnt:~. rnf?·;·,.::.···r·· <:•pac-id<~-\c~ .~, 

p(:OSS i v e l eobser"v a l"' 'JTtl cr-'e!:::;c; i r,,ent C• r, I,~-!. i~> 0'1 rnPy,ç.~ · cc•nt í Y11 1 ·:-· ci ---:-. 
pt--oduç~o e eHpor-taç<?:tc e que t.3lvez ::-.e rnantenh,-q p.:_\J"'a C• fu-t!Jr'n~ n 
fHH"'t i r"' d.:l~; vendt:-'1•;, l·"'F:t:\ 1 i .::-.:1d.-~s y-p·:·s (t l t: i rt!(:>S CJ'.t·:\t -,--o ,7"\,~u·:·•-:;. c1r:• r:::r.q ,_,v~ _'f,-·, 

militat·"' dL~ tt"'Pinar,TPrJt<) e ,0:\t.~fj'IP .-~·:..• •::>C•lc•, .--. fqr::~.n·---:-• iql\':> j:'< 
ultra.p .. ?\SS•:·u c• :eandeir'ante em v·:•lurnE' dE? ver-tdas), ;:~ Ewhr"'21f'1: ... '.lr·L1 

co1~seguindo manter sóljdc·s progt"'0rn~s (Je produç~·~ de selt avi~o 
mé~io, o Br•asilia, e de desonvolvj_m~n-to do caça nMX, d0 FMP-12~, 
em conjunto com a ItAlia e Rrgentin~, resp0ctiv~mer,tc. f1 
Vt?locidade cc•m qtv? a r:>mr:n~esr.i vem atun'õ-:1Yd·_:.::'jnd··=-, e fH··r-1-prH.iP 2~-'-f;t~-.r,t_.- .. ~--. 

O !:,f?IJ pe~s·::::,Eil P. Sf?IJS Qo:IStC•S Prn r•t~D, pr:>r---r,Ti t:pr,l, inclu~::.i··./P ,:lJ-Itf:."'.!;"'r· 

ir,icio de l'"!C•VO!::', 

''irm~os maiores'' 
pt"'C<j et ,_:.~:::., 
cJ a f ar11 { 1 i a 

C<:":Ol"IIO do:) ,_::;l_lpPY'c-: r.n i c•:·, 
do Fli·"'as :í 1 i ct .. 



1 1 

No Ci::,SO da ind(lst:ri€1. de VE~iculos flli l it<::~l-"'PS, ·=· r~··,"'<_n(.or~c':i.ío1,:• 

par"'eCe SE't"_,_ lH.?fll rll.;\i•~; di f lei 1.. 0 to::'!l'ICji_!P t-:;•-·b;~e 1MQ0rt,""\<:: "[)r· __ .f'"-,!_--. ,-·,", 

destir-,ad(::o a rPpf''(:•du_-zir-' .-::.. S'Jt:f?s~.o alc.":':l.nÇ~"i\l•:• pel•:•<:; cuv'l'""'Os b-! ii·,,J,-:-,_d.:::.::~ 

sobr-e rüdas fntn .. icr.'":'t(k•r., f.H?lu En[jf?St"', rna:~,tr-::.r-·rd() ar;r.; im .0\. p...;r;·.,y-,,--:.(':.-, dt:<: 

empresa e ar,lot~t i :<-:<11-,d·-:• C•s pi"?S.-"l_d.-.. ~~, p~"'~!:>-i y,vp..,.,t i rnrryt·-·:-•'7-, cc•r•1 e l c, 
"f'eal izados., paY'f'-.'CE' p~,..,t,":'\t·... E'Ytfl'"'f"l'd:."'\Yd''k"• PY'nhlrrn:·~r~ dr-. cr··,·nrr-r·r;:"f,·', •· 

pl'Ojct o 1'1.-:", o::·,u11 ·~:•t~·~rJPl'lr;;'l.-:... T •"\ i_"'> p;--(:•h I rrn;1"; l cv.._':"\)~,-~trl a UHI ,_:-,, t y· ,-,···r_, f'r•1 

SPU Cl""".:OY'IC•f,JY'Mfii,C\, i:rnpr::>dindo que- SU,"1.S SU<C\S C'i'ô'\l-~i::lCtl?f""':Í<--,t; i,-~,-;•·:,~ Pf1l 

wui tos !3Spectos ~;•Jpr?r ... ioPer:; ;~s deos c<:<nc•::·r·T·erd:e~:;., fc•!?j-c:-,r,->m PXp 1 c··r~,":",ri,7:1=} 

COr!lPl"'C i tõ.\) rflt? r'' I tE'~ 1'-!Pe; t f:') i n t P\-~ i f1l, i\ •:-q-· i Pl'"! t; ilr_-;<1 t:• d C"t Cct p~-~ r: i d ;< d .-:-· r~~---, 

pr·c·duç:?i•:• da Fr-·~JP':''''' pt\l"'<~ -::'• r~P-rlflJip.-:-unenlo tic• [:H!:'!~-•-· i to, j•lr~t:~-~rc~r·nt ç-. 

com os tradicion8i~ socorros financPiros prc•porcior.~dos r1rlc. 
governo 8tr~v&s dn D~nco Nacior,@l de Dc~senvolvirnf~nlo rr~~orfl·i•7n P 
Sociul, pal'·.,t?cer.l te1··· pe·r·mitido ~:\ f?f•lPf''esa evitaY' dificulci-3dc>":'. 

maiores. 

R t"eitE'r··a.Llar!IE-?r·,te an!Ji"tciada Pncowenda, pEJ.lr'3 flr"'t<.bi.-~1 ~::;,-:<.,_td·it-, 7 {~ 

de uma q,_tal ... ,t id."J.dt? de:> t.:tnqur,'>~. qt_!ç_;> poc_;<;:.:,j bi l ita·('_l C\ 'I] ,C\ h i 1 i;:;:---,·:-~ rr_l;-., 

produç~o em série, e assim tirar a empresQ da situoç~o em q:_!R ~e 
er·,cor,t·r-·a, parece esbaJ~r"ar ew qucstbe~:> de pc•l :it iC"a intcr·'n~'ci .:::··f';t•l, 
rtas qu0is é mínimo:• o p•::•det"' de bar~qrtnh.~ do Pr~ic; {f'-"fJ1 q11P pr~·'>P ,-,s 
esfoY"ÇCrS dr? diplC<hk\tCt~; P rllini<:~>tl-'OS rnilit,:':\rE"õJ. nP~.t:e- ~-PnticJ.--,) ~ r·'(>r~-

outro lado, o impeto corn q~te a Engesa vem div~rsific0n4c• sv?~ 

atividades, t--.::eal i Zt':lnd•:r um gY'CtYJdt? F'c.f•·::.r"ç.-:-:. clr--: P"~·n Pi;l 

microelctr6Y)ica; adquirir:dc• o contt"~le do consórcio H~liby·6s, 

até agot-a düfi1Í'r1EidO pela Aer""C<.Pspatir:~]P fi·"at'"JCF..'t"_=.a. (dPr.!ic,;;rjo cr.:·rn 

pouco sucesso à fabric~çao de helicópteros); Pst~belecendc• con1 a 
Embr-·aer ,_tma e-mpl-~E?sd par",3 a f.:.1bricac;~o rle r•1:ÍSsPi<:'3, u ~Jr·bit,::--1; c
aumentando sua linhé'\ de pY'e<dutot;:;, civj1:.:;., cJpr,l•-:•n:.=,;t;~~rl. s:1,~ disp·-·<:~.i.ç:_'t-,-_:, 

de art1rl"·ti zal"' SUti dPJ)P\~,(j{~·nc i.,~, d·~) cr"r>SC<-?nt;c:mcr-,tn c•:•rnpF~t i~- i \/C• ;~ 

d&clinante mercado ir,terr,~cional de carros de cc•rnL•ate. 

O segrtlent o 
dois ar-~ter"ic•t~pc;-, dc•r•1)Y,r!d•::• P':q-.... E"\p.cnas ur'''" ernpl~f?5r3 tr~::-r--·rllil'úi.}/r;1•-,nt;.~,d·-·

t ... a dt:> !lr-.:-:\r,dP p·~·~·~t:P, a Avib~·-,7\s ·- evoJ•.Ji•.t, entl"e l'JL\l} f-? ·n/., :·tç: 

war·,eira mui to s,:\tis:-fat6r .... ia .. Dispondo <::-tpDY'r>nte-rnel"!tP de um,"'• rnp·r··::--·-r
alavanc .. 3gew política .jUY'!tC• ~'~:ts FFFif.-) P o Gover"'n(:::•, o que ·difirq1_f-,:;_ 
a obtenç~o de sub!:.;.ic:lieos no nlvel ceo·r,~::;P[J'.! ido pP.las dt.tas .--,,_,i~r,c~~

ernpt"'Psas citad,:-:1.~;, i!\ f:lvjhl"~\S pa.r~ece c-sto.r• er..;t:'r"Pit:,'ifilf:?l''l.tf~'> r\S':::;.-.•ci."ld;;."'\ 

aos seus cl iCl"itCs de· Dl'if::>nt:r::.• Mt~dio, r":i pc.nt•:· de lç·~J)·~;::\'r" c·oby··i i·- C<.-•rfl 

antecip~ç~o o custo do dcsrnv·~lvimPnto rl8 SPU ~1rir,cir~l ~r~r-IJ_!~n, 

o lançadcq·" de f(:<g'.tE!tes n::>tl"'qs II CO:~•rn dinhC?ii~C• ;:'u-... <-_ihP~ o,--,··-.df-"> •.) 

ir-,:ício de 1988, entr ... F?t.::u,,t:~._·., sua situ.3ç~o fin0nrPil'-·'l -..,·:-?r~l-~-2 

agravand•:• .... 

F eor-t eroeY•t e pi~c~1.::-,s i Cd'-lr:ld c-\ pel r:=.os 
tecnológicos exigidos pela ampliaç~o 
seu mercado e>(tot-l~o, a irtd•~stria dP 
co!".~.eguideo, até há pouco, t?n·fr"rl"ltç::\l· ... 

s 'J a pr ... ·-~·ci,_•ç.·Z'I·::· e 

entr--etanto, -s~? s--cnt i~ ... C•::<rJJ 

cresceY1tes reqlterir11r·r,tos 
- e mesr~n M2YilJte~ç~c· - do 

armArnentos brAsilelrO t~rf~ 

dE..-::.;:1fic•, O? -:~eqHl:-~ 

nlgunr:~, obsttf\C'i 'l._c,r~-:, 

·-=· --



r.atul·"'eZt\ e><tf?"t"na, cc,,he ci t;ar" ;:" dir11int.\:iç'"''o::., 

trés anos, das C-OTnp~·"'dS in·tel~ndCÍül'"l•4iS Cf,-::,.-:; r~~;ÍSPS ÁY"'~""'bPs, rt~l_ltC• 

da manuntenÇ~O dos prPÇOS do np1:rÓlpro Ytl_!rn patArnAr bai)<O, P ri~ 

existéncia de urn narqup de Pquin~~lPYttos _jA ~onsideravel nr~tc~ 

paises, que tenderia a demar·,dar apen~s sua reposiç~o. O tér~r,Jino 

da gue"t"f""•a I·r~~ H !V'i~que, Ps-te últirl1<":.! Ç.) rr"irscip<:1l C(::•fllpr"adc•f" d•"•S 

ar"rtlr?..f•lF?ntos bY'<?..si lr?if"'•-::•s, P•'1i·~erp · tPt"" dr~s-fpc·h,'::\d.::o um ''qolpP d(,,. 
rn.i Sf.?t""ict~t---d ·i a'' Y•~'ls pr:~i"'spect i ve1s dç• t:-:r--tor"',. 

No §rtlbito 
ger"c3t"' efei to:•s 

interno, a esperada democratizaç~o elo País P·~··z-lt-:>r",::\ 

se espPt"i'1·r- ••rn C<::•)"J1::Y'<:Iditól-ios .. Pe<Y' um lrldo, é dE· 
certo question~mento dos 
inclusive, da sua pY'ÓfJY'ia 

subsídios pr0porciorrados ao se·tc•r, P 

e>cisténcia, desd8 uma pPt~~p~ctiva ~-tic~ 

e política. Pelo C"xtro, 
defesa externa, mesrno num 

a rnaiot" 
clima 

i rn poi~-t ~~ y,c i. a a 
arr1 isto~.,·=· de 

"tt"'adicional" ir.irrligo potenc-ial do Estado 
aumentar a demanda il··,terna de arrnarnentos. 

N~c' obstante a sit•.tdÇ?ic• clpsf."1.Vc•rflvel, é 
que nos próxjmc•s anos os respol·,sáveis 
armar~er·rtos brasileit~a COl~siyarn manter 8 
c-rescimr::nto das vPnci.::-1s int:Pr"'n,~s e, qtiPf!l 

brasileiro, poder~_ 

possi\/P.l, p•_ .. r.,t.~.:..nt:·~··., 
pela indústt'Í0 fie 

de 
Si:\hP P){t:pt~r,,?.~"' .. Te,!_:,~, 

leva:t.,_t~ O p'"':\:Í'::.; r1 €'\f'l"'!':"•}{iftlflt''-·r:;p d•:-•1'; V•41C•t .. ·rs PHr•-::rY't,::\d'.•", pr•l•••:c; q·,-,~iy,rjr-"';, 

pt"Odutot"'es, que dr.:>t{'-'rn r.1s flldÍC•I·~Pr;-; fr.:ttins rJ,-·, rn~..,-r"'c;:~~_-j,-:, m•.rnrJi,::o,l-: t:=Un 
(391..), Uf~SS (;_;::l]~~), Fr"'anç-a (10~-:.), Ingl~'"'ii:Pt''f"'a (5-:0:), tt:;f,l~r. >! 

Alertli3.nha. (4'l.) e Chinr-1 (;:::-;<.} M C2.c-,o ist•:• c•c.-~q-·-r~.3. o Pt·lr::; cc•ns•---:·1 i r-J,;:;-,r~,~ 

sua rc-siç~c' ç-lr:> 1 ic:IF?l-~'IY"IÇ•'l. Pl''tll''P. f"')"; f1;.:t{c:_-,pr-, de• Tr-"l''C-·Pi:t--r:• t'lt_l'f'lrl(~; rjl_lP~ 

jun,;c•s, flE'rf'a:zew 1 -t~~ d,~::;} t::.>><P<:.:=*l~t~~ç~es rnuncJ.iais c C!l.!t:".' .:.-1 dE'c·.t i n,..,.,r,J 
para as I"Pgi~es mais r•obt.,PS tio p]c.n0ta. N~sta corrrliç~0~ o 8Y'~~il 

estará participando, ao lado de Israel e c1~ nfric~ dr· St~l, F'Yttre 
os pa :í t;;;es di Y'Pt a ou i Y1d i t"'Pt ,:u,JPnt e - ,:., t ravP~, r:J~":"~ VPYr<.ls---:1 clP ,7:1-r·rn~1': 

r-espcrnsáve:;s pelos cor·rflitos ,?.l'"'fllt!dos qi.tE? <.:•cc,·r-I"F'r'! nc::' Ter-·c-r:-i·r-.-_:. 
JY1ur-_tdo, que l'"'E?pr"'esente:irsl a q•Jt:.\Se total ir:l,-::ide> cic_,._,; rc • .:=-tis dP c~ern 

havidos desde a SPqur·,dri r_;!_ter""t"a, e que ter11 ün cJ ~-:n----o ef'P.i t·::• 
y--,egat .i v o p.·.::tt----a o SPI.\ dpc,pnvo 1 v j_ ftlf?Y1t o~ 

Cc•rno pt"etul~,dewc•s tcl~ fiK•<:,;tt~ado, a c.;:,itt.!,-;,c;i1.-::r Ps-t.,~ 1.-_-,-(,qt~ cJp ;;:-,e·r"' 
aquela diVt.tlg,:td2 pPlM~, E'ftlpi----PS-3.5 e pel.::\ irnpr~ensa .. fJ q:Je y,;:(() Cjt .. \<-õ:Y' 

dizer~, entr-'et.:J.r,t·:•, q'Je •::-• set;,?t"" n:'J:c:. p•:.•SSa te·r~ ;::,_l_r~-Mr~rÇi?~r!·:_. ~~-...~it-c·;;o~ 

slgr,ific<'::~.tivos .. T::."'r,lp•:•,Jco q'-'.E'.t"'.di:;:e-r~ q'JO "p·-::·r-qur? n~'":. c:J,~1 '1,\c:··r"'o' 
pat"'C'\ •:• P.=_~_-ís, Ple devp St?i·' -fr:::-chad<)" .. Isto sr·r"'i_,"J. ·~"'•;"(•~· r~Pc•:•Yt~-~ecr::r-· t_trn.:~ 

cat"'A.cte·r~:í.st i c,-:'\ f 1Jndartlf?n"taJ dr:1 sPt•:-.<t", q•!l-? (~·c_:-:, S'?• __ \.:::. ·r~P.-=.p•-:•ns,""-•vPi.:) 

teimr1m e-rr1 tei---,t~r"' escc::•nclr:'r"': a ele que ele f.?Histe, r,~·:-:• p•:•Y' -,-,,.-'~~_.;:'"'ic:·;::;. 

eceonümic3s, finanr::-Pit~8.s ou co:-•rller~ciais, 

politico-est·r-.i'-"~tégic:·c·s~ n {'_'>:.nclus2-\o mais 
1 rnpPl·"';.;_-1_-; l \!<:"'•!':", 

f!11P pc•c!<?\lF.•'.""• 

tirat"' dPst0 bt.,PVP. Ht'·t.~l iSP. d,?\ ind,_',c-.::;tt~it'õ'\ fif? Ftr·'nl .. :\ri1PY'tt•-->S hr~0silni·r--,-~, 

é a cJe q'.lf? (oc:; ,:t_~-~[_]'.lfllf"'l'tf.:,-:,.:~, "PCf~•t--rf)rlli'.:'O.-;" ·,_!t:;;:\d.-··~~- p~<,~i'l 1Pq:i.t irrt.!\ ·]r·,, 

alér11 e-le faJ.s::;•.:.:•s s3f·~:· i~'relev.::\r,tes-,, e Cj'Je ~ cr:-.nvPnif?nci.-::'1 de rnt-t·(··t·_:-~ --1-::1 

deve est~t~ rondicior)2da a ~Ma 2vali~Ç~C• dP tino p•~litico

estt~atégico, pc•lo c.:-·n_jttl'·ttü da socíecl.::tde .. 



De fcq---rna 
um dos ter~as otJjPto rlP nosso ~~~jli.se, 

conjur,to cic' tt··,~tJ.~-\lh·.-·, ""'llL,7:l.ftl•"·,.,·; p···l\ .... 
iYticio de cacJa c~pit~tlo ou ·~~ç~o. 

f? •::' papel 
i ncl j r,:'\·- .lO<:> 

fl' \P C'Ufllp·r"'f.'fll n•·:, 

Pf!l dr;t,~~ltiP i"P~' 

A t"'efC?t"'é-r·rcia bibliog,~.f-tfir.::c\ util:i2.C1.da neste tr"':·h~t1h<::· 

con~Tt i t: ui --sf..? de urn,:,, ~.;f'~ r-- .i. P r~P 1 .~ti vctr!H:>Yrt P f?>d; Pns,:\ clr;> 1 i Vl·--oc:., L n'";(.H"". 

acadt~r~1ic:o.s, ar ... ti~].-:·,r~~ P Yteotí.cias de p~?Y'i(}dico~,- DP fllt4i';Plf'C~ E:'f 

facilitar sua leitura adotou-se o seg~]inte procediMentc• em 
Y'elaç~o à r-... efer-.énci,'"" à bi.blioÇJt"'•:tfi<3 'Jtilizrtd~":\: 

- ser,!pr--e quF! o ti-::?Xto se r-·epor"tar df? f•::n-"'ma genç_'•l"'ica. .:"':\•:-• t:Pr•lE.:.. 

tt'"'E\tado em urr1a c•u rnais fo·r'"rtPs biblio~.Jr .... Aficas, c:;;_=·r~t~ ·feitM 'lr,lC\ 

t"'efcJ·"'éncia ;,:,_c; mr<::·h13":> ,~,,_\1!1,:1 l'"t<::•i;n dt? t"'•:•d<,",lpf'l; 

--sernpr""'e qur IJfll.::\ ii'tf,-·:·r··rtli'":\l;-·;'i,-·:,, ifi~J'.Í.<~, (:IIJ C!t"'[jt.HJIP(tt:<:..• irn~.i(<i·~·t,;,;·~t;_·: 

for~n11.1l a de· t.'ib]i<::•ql"'0fi.\ 1_tti}i:"'/\d,7:t !IJ!:>l·"'E•Cf?Y' ).HtE"I il.!pnl";·ifír ··,v:'\r. 

rnaiG pt"'F?Cis.::t, Sf:?ja ry:q"'ql.le fipl;1 cJ i•::;c•:q-~(jf:-'f!l•·:·S ()U pO('Cj'''·' ol,~ F~ tc•rn,-·,rj.1 

C•:•rnC• p0Y1t O 
efet uad.a l'"•O 

ele pa1"'tirJa p.-::tr·,,:.\ urd·1 l-.E'"flt:.:~x0ro r·,.-::.r;r:.;.:-i, E·~.t'' ':"·,;·-::.·~"" ... 2 
Lext<:J. 

Era 2.fJlb•::..•S 05 c·,::;,~c:.,·~,r..;, .3 citc:-lçi'ic• !::;Cl''-'1 fc~it.::t dE' fo·r-.rn<-'1. e.t-.:.r-P·.!l,~·U,:·~-

As refet"'êrrci.:::ls cornplr?ticls cncoY,tl·'"'t:uw-·se na bibl iügr ... ,::<f:.t.-::1 tl.pres.c.'•'·1t.?c"l.:-• 
no -final do tr"'abDlhoa 

' 
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J.. .. __ u_~ ~ . .f'_l_'P ~-~ f~t: .. C\.~..: ;'11_., , .. ; __ ·- !" ! .. 't• L:: ~ . .f'~"}~·: ..... f':.~~·· tt!:_' f"·' -· ~:~~--- ,, l::_:l:ll_,:lf_Jl! .. ~.l"_l t ~- ~-:_11_!•":·· .... ~ ., p 1. · . .:·:.d. I_J r; ~'1:· ·.. cl (: 
,-::.~~r,,,.,..,L,,-.,·,t,-,r-~:: C• '--rt! ··~""iqnitir,"":<d,··, r(-.--,,·,(~111(-,·. r c• dr!·•<l"fr- .-,i lt<ll 

Lsteo Ci:.1.pÍ t ttl•:• V i ;:. Et ter112 do 
ar·rnc:~rl!er~t i~.:;t,Jo, do qc1s.to militar""' e da pi"'C<c!uç·~o de c~r-·rllaftlentos, 

justificando SUCI irt"lpOY""'tb.r-tcia teól·--ica, e apr-'esent,:~·nd·:' as vár"'ia.s 

interpretaçôes sobre seu sigr,i·ficado para a dir,~mica ecortbrnica. 
Sào des·tacadas as visôes qlte dertC•mirtaMos clá5sica~ ~tarxista, 

neocl21ssica, keyr .. tesiana, libet"'al, r11ai·"'><ista col'""tteti1pc,l"'~nea e do 
''er:teY'fllinisrno", apt"'eser,tando uma r--e·flcx~:to aceY'Ca c!c1S irnpl ic.:\çées 
do gc.\~stc• 111i 1 itar-- f? da pr~oduç~c• de aJ·~rn,:-trnentos par~c~ iõ:\ r··ealizaç~Q do 
e><cedentP, a obtenç:to de novos mer~cac:Jos.;, a cr"'iaç~o de ewp·í'F~o, e 
do. seu papel cor·,tr"'acíclico, e de fomento ao desenvolvirneY"Jt!=' 
tecnológico. 

EstF~ cc•njunt(:• dE• elernento!3- scr~vir'é de rnat-·C() ele r-efer-t;:·r,cia 

pat~a o tratarner1to da quest~o da produç~c· e do ~or~ércio de 
at""'UiafllC?ntos efll escc1la rnundial, efetuadc• no capítulo ;:::, e par--a a 

pt~ópria tentativ~ de avaliaç~o das irnplicaç~es da pr~oduç~o de 
arrtlar,lentos sobre a eco1~omia br~asileira, objeto deste trabalhe•. O 
es.>fot-·ço de clas:.sificação aqui ernpf-·t-?endid.:. "'/ÍSE1, E?Jttr···e •.:•utr-·•:•s 
objeti•/os, justificai"'' a adoçâ".o d.:1 f1JE~todoloÇJi.::1 t•.l:jli:.:-:.;;1da pa·r"'E1 <::1 

t·..--.atar,lent•:• da indúc:;tl·'ia de EtY'fl"l,::~rllentos b·r"<'.\~5-i 1t~·i.·r·;::~, f:? ·l"",~O 

' e><pliclt,::~l"~ a ~3upt".'l':iC>i·"'ld,::tdt? dr-? algu111.;:\ cic·ssas •/i~;óer:.:, u•J .::1 fí.lic:::,çàe< 
c:lo:::• al_\tc.l·'~ 

U clr..>r:;env~.:.lvir,Jcnto dc•st:[;• capítulo:• obPciE·Cf:"' •-:.'!.(:< ::::.r.~.JUirttP pl~-=·11"'1<::•: 

na pl·'li!IL'll"'c"1. .Sf.:?Ç~'to ·:~'((:• apl-E.>!:~cntadas t::·l:;, principal~.: ·/i(::_:L·S teór-iCE"IS 

sobre o significado ecol~~mico do gasto militar até a Segur1da 

Guerra ~!ur1díal- Esta te~tativa de cor,formar urna tipc•lc·gia a nivel 
teór~ico é seguida na segunda seç~o por urna abordagern 
teórico-·t1istórica que, a partir da experiência do prir,cipal 
pr~otc1goni:::;ta ela 

pt'oseg!Je corn a 

tendªncia ao 

análise das 

aur.-Jent c• do 
difel"""'entes 

gast•:• rni li ta-, ... , o:;, EUH, 
visbes e debates qlte 

ocOl"'I"~C?!tl r~efE?l·"'indo····se aos acont:ecimE·nto~. ver-· i ficc:\dos. 

1 ~ .... l!.._fJ ~2 ... ...:. _ j,_l'J t.§' . .!:.~~º·t~.~..i.<:~~;-~f:f.'_f~_ç: c ~..:.r)~. r_~_j __ ç_ª.ê. __ g_ ~:L __ ~fE.~r!1.ª.~:~~D.t. :i:.~- ru~~~--- .~: t:_~ _.....:.:::~ S ~_q_u ·r-1 d a_ 
r~·-~~ _E~}~~].~'.:~.--J L:,! !=~ q_.J_Q'"J.. .. ;. --!~.f;_, __ yj. _;~ (-j f~§___ç_;u1~J:l~~-~A.r~~"ª--º~-IP.~,:~.!:.2i .. L?_t.f{_ 1. 

o tewa da g uer-'r""'a tem sido abr:tl""'dado ní·,/el 
desde época que a mesma adquit-iu um papel 

:1. Er,tl·~e a~; f'ontt.:;.~, bibli·:·~]Y'áficas genel"'icctrnentr: !Jtilizclci.::ls .-,a 
E?laboJ"~,:?tç.~j,:) desta seç~~·=~~ rnel"~ccrtl ser cit.?tcl<::-t~:,: {1lbr~ec·ht (1.'385), Fctlk. 
e l\ir11 (i':JUO>, Dus:::;augc· (13i:~S), Gl~ay (l'":J1i:;:), Hal·-·tlc:y e l'lclt?Etn 

(1'::17tD, l·~ald..:•r"' (1'3bE.), !·~l.:n·'tin c Sinith (198G), SE>r!1r112l (l'JBl), 
f:3witl1 (1':977) e ~Jmith"E· Srnith (1'J83)~ 



significativo na vida dos povos, em fur,ç~o de 
corno r11eio de aquisiç~o de Y'iqur:~za. Ta.nto 
~.~tiliz2.var11 com esta finalidade, como aqueles que 
defenc:ler"-se pas:.sar··a111 a pY'Od uz i t""', mais cedo 
t""'eflexbes a t ... espeito da guer""'t""'a .. 
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sua i mport ànc i a 
os povos que a 

eram obrigados a 
ou mais tarde, 

As análises que privilegiam seu significado econômico- ern 
termos das condiçôes r~ateriais que de~1anda, do Cllsto que envolve 
a sua preparaç~o, de suas implicaç~es a nivel interrracional, etc 
- s~o bern mais recentes. Somente quando a Eccrno~1ia se consolida 
cc•nlo ur11a disciplina teórica específica é que corr1eçaw a <?,er 
pt"'C•du::idas análise cor11 essas car--acterísticas .. Er,tretanto, o terna 
da guer't··a tem sido - e continua sendo - tratado muito mais sob a 
óbica das demais cié~cias sociais do qLte da Economia. 

sem pret ey,det' urna Nesta pt"'imei r"' a seç~o, 

abot'dagefll histó'r""'ica, ou 
procura-se apresentar as 

desenvolver um tratament·~ exaustivo, 
duas principais vis~es existentes sobre 
armamentismo antes da Segunda Guerra 

basicamente, ·à análise dos econor~istas 

por isto é que a denominarnos clássica. 
os elementos fundamentais de ttnla r~atriz 

o tema da guerra e do 
tr1undial. Urna t"'ernonta, 
clássicos sobre o tema -
Tambérn pot'que apresenta 
ideológico - teórica que vem sendo transforn1ada e sofisticáda 
dand•:• c•r~igerll 

ider1t i fic,::;~.da 
vis~es 

aind,~ hoje quase 
ao longp do tempcr; embora 
no seu estado original. 

possa ser 

As t"'efet""'énci a~.; ao tema da guer"'t'a e do arrr1arnent i srrlO n~o o -::.~o 

o ft~Pquer1tes na. obr-·a de~:.;~;es econor11i~>tas; e isto podE? ~.er 

facilmer)te entendido à luz da si~·tese a seguir apresentada do 
seu pensar1:ento. Eles estavam preocupados com a análise de uM mc,do 
de produç~o ascendente, em processo dG consolidaç~o e qt1e 
segttndo eles tinha como uma de suas características 
fundarnentais a n~o-beliger~ncia, ao contrário dos al·ltet~iores. Sua 
tar~efa er·a descr'ever-·, analisar e pt""'e<por-"' cartlirrhos pat"'a o 
pt'osseguimento desse pt""'ocesso. 

A outra vis~o ernerge no ~mbito de uma ampla reflex~o 
sobre um modo de produç~o já consolidado e para o qual se sltgere 
urna alt~rnativa. Os autores desta reflex~o est~o prec•cupados em 
desnud~r oG ele~1entos que, no seu entender, entravar~ o prog~esso 
d2t hun1anida.de e devem ser"'" ..,. .... errlovidos. É, pc•r ist·:•, n?.t ur""'al e 
esperado que apresentem sua argurnentaç~o de for"'rna r~uito r~ais 

cuidadosa; que o façam contrapondo-se às irJterpretaçbes 
a.nter"'iüt""'es e, i·nclusive, que expl icitern, r11ai.s claY'a e 
objetivamente do que os seus próprios defensores, as idéias que 
se prop6em a cornbater. A vis~o sobre o significado econbmico da 
guerra e do aY'marnE?ntismo n~o foge a esta abordager~ q1Je 
cat~act et~ i za o pen<:.,cHilent o r11a~AH i st a ern get"'a l. 



Out"~ur.te a nrd;i~ui.U.::.\de r:• a 
deo Capitalisrno, ü potencial 
deter~r.,inado pelo seu nível de 
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IdadP liJ(:dit.\, f.:? rnesr.t<:r ~1.té o inicio 
militat~ de um povo era fracamente 

desenvcrlvimentcr ecoY•Ôrllico ou pelo 
tamanho de seu contingente 
arte militar e com a 

populacional. Com o aperfeiçc•ar11ento da 
introduç~o de importantes inovaç~es 

tecncrlógicas nos equipar.lentos bélicos, o fatoY' econbr.tico passou a 
ser cada vez Mais ir11portante na determinaç~o do poderio de uma 
naç~o .. 

Adam Smith já apontava como este avanço tecnológico levava a 
urn aumento nos custos de preparaç~o para a guerra fazendo com 
que as naç~es mais ricas, por estarem melhor capacitadas para 
suportá-los, passa5~f?rA a ter consideráveis vantauens bélicas 
potenciais. Adaro Smith sal ier.tava, ademais, que ern COY'1Sequéncia 
do alto custo ey,volvido, os ''povos Y'ico.s e civilizados'' tet"'iaw 
urna super"iOt"'Ídade qiJase absoluta scrbr"'e os "po-..;os pobr-·es ~e 
bár .... bal"'•:rs 11 

.. 

O aur~ento no custo da preparaç~o. para a guerra era assir~ 
visto cc,mo urn elernento natural do avanço da civilizaç~o; o qt~e 

à pt"'ir,leil'a vista pode1"ia ser" inteY'Pt"'etado cor11o pernicioso el"'a."~ na 
realidade, uma gar"antia de perrnanência e expans~o da 

de pr"oduç~o capi tc:d i st ,:::d .. A v i s~o 
clássica inCO'l"''pr:·t·'a e!::;ta dirnensâo qual$dO pY'evé urna di.rninuiç~o dos 
conflitos associada à consolidaç~o do capitalisrno. Os povos 
bárbaros, tenderiarn a ter sua natural belicosidadP refreada en1 

Funç~o ·da Sltperioridade bélica d~s naç~es capitalistas rnais ricas 
e civili:::adas. 

Essa concepç·~c·, for"mu 1 E\ da na ÜY' ;!._g_ern da __ _R -i.g 1 JE?Z_.f2..~~~-ª~; . .l::L~es., 
de 177E.., par--ece ter"' suas r"'aízes na anéli~,e das pr-·i!Jleir"as etapas. 
do processo de deser,volvirnento do capitalisrno e permar~ecelt 

vigente tlo ambito de seus seguidores, ·que observarant o peric1do 
subsequente~ As ccrr·.tinuas lutas entr-'e esp.:;:;nhóis, holandeses~ 

franceses e in9leses visar,do uma hegenlOY•ia col0nj.al, q•Je 
cat"'acter~i-::t.=;t"'ar•l .-::.s séculos XVII e XVIII er .. ,contr·,;:n~~w1 1.nn tér-·rnirtc• ;:;>m 

1815 cor11 a vitót"'i,3 inglesa. Seguiu-se .-3. ela a "Pc'>~ Dr~it:c:\nnica" 

qtte perd~r,3U pot"' quase um sécttlo e qtte consolidcrlt 3 hegernonia 
inglesEt 
1 nt et~p, .... et adc•s 

g uet't"e i t"'D" da 
u 1 t t"apassadas •• 

ern 
'Jfíla 

civilizaç~o, 

consol id<3Ç'~Ct,;;:. E:..:;tes E''/entc•s E?r"2rn 

definitiva superaç~o rk• j(est<?1.gio 
tipico de formas de pt"od uç·ào 

Na verdade, o poderio inglês era de tal ordem, que passcrL\ a 
pr"escindi}'" par"a SUe":'. expans~o de uma fol"Ça milita}'" significati-...-a e 
de outt"OS instr"urnentos menos violent·:~s, como c• fl'.<:•no:.•pólieo de 
comércio e o protecionismo. O livre-co~lércio e a livt·e-iniciati•;a 
er"'af•l as pr"'enlissas desta nova ot"dem irlter-'nacior.c\1, n~o r:;ais 

~ Veja-se. a respeito o pl"irneiro .capitulo 
Polárnyi, The Gl'~eat T,·-·ç;nsfor~rn,~J ion_, publ ic2.da em 

da übl'"'a 
19ft LI~ 



r•lt?t~car-.tilis-ta, e por--tanto n:'Xct mais apoiada no E~.;tado CC•rllCt 

füt"'necedor"" dos rtleios r-•ecessár---ios pal'"'a a doroinaç~o.. O gc1sto 
milite.r', assim corn•:• o•Jt'r"'e<S gastos do Estadc•, nur11 est~~gio 

expar·tsivo do cornér"'cio inteY'\"tacional, q-ue se fazia serr-1 a 
necessidade da sua exist{7':ncia, E~r~a visto corno ur11 cr:•Y,tY·a~.enso 

ecor-tt)rnico .. Es-,te p•::.•nto de vista foi postulado 'r'"'•C< fc:1rnoso estudo 
Irnper--ialism .. R SuQ.y, de John A. Hobson, publicado er11 1302. 

Ura importartte elemento na raiz da vis~o clássica do tema é 
a concepç~o do liberalismo do século XIX acerca da divis~o da 
sociedade numa esfera civil e em outra rnilitar .. Cor11 2 adv~r.to de 
urna for~ça railitat"' perr~anente passa a haver uma tersdência dos 
valores militares influenciarem a esfera civil, fazendo corn que 
esta tome os mesmos ~omo pautas de conduta para a vida politica ·e 

par--a decisôes fur-,darner-1tais a respeito da s•:•ciedade.. A 
consolidaç;3:.o d•:• capitalismo, entr--etar·,to, dever~iê\ levar" ao 
refor'ÇO de uma te\~déncia inversa, responsável pela crescente 
introjeç~o de valores civis na esfera militar. Cc•r0o se verá a 
seguir~, a vis~o fl!ar ... xista Y"1ega este pr---essuposto da divis~o er-1tre 
esferas civil e militar, apor-,tarsdo para o in1portante papel do 
r~ilitar'isrno para o fiJYJCionauJento de· sistema econbrnico e social 
capitalista <Alb>'echt, 1985). 

A partir da e><par,s~o gec•grófica protagc•nizad0 n·~ fir,al do 
' ' 

sécul•:' passado pC?las gt"andes ni':l.çêiF~..:::, cdpitalistas, c• conceito dE· 
imperialismo passou a ser crescentemente est•_td3do pelos 
econor~istas. Qualquer que fosse a r~atriz teórica e ideológica dos 
mesmc·s~ ner'~'urn deixava de consider·ar o Milit~ri~~mo cc•n1o orn~ 

catc->gco~-i<o:~ centY'al o viabilizadora de• ir~tpt~r--ialisr,K·~ cJ· rnilitar~·isrno, 

e suas manifestaç~es, tal corno o gasto militar e ~ produç~c· de 
ar~r,Jafll(:?Jttos, er"'artl abor"da·dos Y10 árnbi te· do tr--atamento dado à quf.?st2:1:o 

do ir~perialisrno. Isto é válido tanto para a vis~o clássica cc.mo 
pat"'a a raat"'X ista. 

Embora te11ha ficado cor,hecido mais pela st~a contribuiç~o à 
teos--ia da i novação fi do car""áter cícl i c•:• da eco·nc•wi c;, c-r:tpi tal i st a, 
SchurtlpeteJ·~ talvez tÉ?nha sido o ecor":•Jnista que rtlelhor"' sir,teti::ou a 
vis~o clássica acerca do militarismo. A partir de elen1entos 
apt~esent~dos pelos seus predecesores, e expr'essando 8 t'esposta de 
seus cor,terflpOt"'ar,eos à vis~o dos autores marxistas que iremos 
anal i~:;ar-- er11 seguida., Schur11peter aponta, em sua obr2. l..!'.!.!J2et"ig_l isr•'!º· 
e Cla~S?S Sociais, alguns dos fundamentos mais irnportantes da 
vis~c· clássica. 

SegtJndo ele, a lógicc:<. ir-,tet"na do Estado capitalista., ao 
COJltrário da lógicR dos Estados autc.cráticos pré-c0pitalistas, 
et"'a a do livre--cornércio, qlte inibia a tendéncia exparrsior,ista 

r!lanifestada perr' qqalquet" classe social, O'J pai<:-~ ba:::.eada na 
força. Cidad~os e mer·cado~ias de quDlquer naç~o pc·di~m circular 
livr"'ernente r-ro ir-.ter'i;:,r-' de qualquer-- pais estr"'angeir---o cor,l•:• se ele 
fosse o <.: .. eu .. O ür-,icc• intE.•r-'e~:;se quF• SE.· CC<YJtr--apunha ,-_, c:.;.t~a lól]ica 
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era o dos grandes mcnopólios interessados em explorar os mercados 
ext er"nos, was este ter'mi rtar-•i a sendo enquadr""ado. 

A tendéncia do capitalismo era, atr""avés do livre comércio, e 
a par--tit"" das vantage'r"!S cc•rnpat""ativas de cada pa:í~~,, permitir-- c1 
fortalecimento mais ou menc~s homogê1rreo das naçbes e assim 
minimizar a ocorrência de aç~es imperialistas e, ern especial, do 
uso da fot"ça. O debilitamento da condiç~o imperial das poténcias 
européias, que através da dominaç~o politica impediam o livre 
comércio e o desenvolvimento das suas colbnias, corrdQnar,do-as ao 
status de naç~es atrasadas, apontava na direç~o de um mundo mais 
horllOQ{?ne•:•, fot""rnado por rtaçí:1es politicarnente livres e 
independentes. O colonialisr~o n1ercantilista que controlava o 
cornércio e o fluxo de capital para as regi~es dominadas, de 
maneira a obter taxas de lucro maiores do que as vigentes Y10 

interior da metrópole, estava condenado. 

A interpretaç~o do imperialismo como um anacr6r,ico fenômeno 
pr-.é-capttalista, e~)tt"3l""tho à lógica irttet"Yta do capitalisrn•:•, 
decorria do próprio conceito de irnp~rialismo forr~ulado pela 
vis~o clássica. As relaç~es imperialistas erar11 interpretadas 
pur ... amente em seu conteúdo pol it i co, e r,ê:o ec•:•r-rbrtlico, e 
associadas a urna tendéncia e><pansionista, as~,isternática, e 
muitas vezes br··ut_al, de nenhuma wa·r,eit'G:~ passivel de-? s~~r~ att"ibuida 
especialrtlente ao capitalismo; sistema que, ali-ás, era apresentado 
cc•mo o mais justo e racional. 

No capitalisnl•:•, po)"'tat""tto, n~o se consolid,:--tr'iartl a.s Forrn2.s de 
dortlinaç:?:·:• ihlpet"'i.:,"tlista.. Urna for-r11a pacífica e cívi lizadc, de 
expar-~sic•nisrno er""c.-\, er·,tr:etanto, mor"'almente aceit.O:-tvel .. t'1ais de• qtJE 

isto, era entendida corno ~tma pré-condiç~o e car·acteristica 
ir-ttrir,seca de gener~alizaç~o do capitalismc,, cad~ vez mais 
baseado nos fluxos internacic•l~tais de cowét"'cio e investirnento. O 
resultado econômico desta expar-•s~o, ao contráric• do que ocorria 
no estágio pré-capitalista, n~o et"'a UM espólic· esporádico, 
consoquóncic;t. de unia ct::•nquist.:::~. C•IJ vitória sobr··p '.lrll<?t nc·ç-Cro 
inirniga, que te~--~~ia a set' cot~surnido ihlprodutiv~rft~rtte pelc's 
exércitos ou pelas classes dornin~Y1tes do pais vertcedor. Era tJrna 
aç~o sisfertJática, pr--odtJto de l_tma pern1anente avaliaç~o pc•r parte 
dos i11teresses das naç~es lideres, que gerava 1.1111 resultado 
econbrnico a ser integt"'ado produtivaraente ao própri·~ processo de 
expar1s~o, e que beneficiava tanto o pais que o impulsionava como 
aqueles com os quais este estabelecia relaçbes. 

Nun1 cer"'to se·ntido, a pt""Qposiç~o veiculad2 
clássica é cot""Y'et,:t. Istc• por--que, ao contt"'át"io do que 
modos de produç~o precedentes, em que a coerç~o pela 
pela Q'Jer--ra era a maneira pela qual se dava a 
difet"'enciada do exçedente social <co~,quista de 

pela vis~o 

oc-•:•t"'t""' i a nos 
violência e 
apr·'opY'i;;\ç:J:o 

captut'a de es-cr"avos, etc>, no capitalismo 
t t.~t't"'i t ó·r·i o-:::., 

pt""OCE?SSO este 
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prescinde da coer~ç~o~. Rpós a fase da acumulaç~o ot·iginária, o 
controle dos meios de produç~o e a apt~opriaç~c· do trabalho 
excedente se d~o através de relaç~es econór~icas n~o-violentas 

no sentid·~ aqui utilizado - através da troca de valores ig1Jais; a 
exploraç~o prescinde do uso direto da força. A violêY1Cia e a 
guerra passam a deser~penhar um papel apenas indireto, e somente 
na medida em que asseguram~ de forma ''dissuasória'' as condiç~es 
para a manutenç~o das relaç~es de propriedade e pat~a a troca de 
valores iguais. Também a proposiç~o do liberalismo do século XIX 
tem alguma validade, pois as relaç~es de fc•rça n~o se expressam 
na esfera civil/produtiva, validando a idéia de urna separaç~o 
et1tre as esferas civil e militar. 

O esquer~a expansionista, apesar da argurnentaç~o dos 
defensores da vis~o clássica, n~o diferia significativamente do 
que caracter-izava o mercantilismo (a ponto de ser denc•Minado por 
alguns ecOY1omistas de neo-mercantilisrno). A r~egulaç~o do 
comércio e do fluxo de capital foi estabelecida pelas rnetrópoles 
com o objetivo de minimizar o risco envolvido nas operaç~es coro 
as colônias e garantir o seu sob~elucro .. A medida er~ que a 
intt~oduç~o do progresso técnico permitiu 
riscos do trar1poste a longas distâncias, 
eficit~r-~cia., este contr"'ole deixa de ser 

diminuir os custos e os 
e um superi.or~ patarnar de 
necessário. Entretanto, 

este rnesmo pr--ogt·esso técnico, c'oadj~Jvado por outr'•::,<..:. fDto·r·es, dá 
ot"'ige-rrl a urna cor1cen-tt"aç~o e centr'alizaç~c· de capital sern 
precedentes, que traz como consequéncia o rnonopólio como 
catego~ia eminentemente econômica e n~o politica.O tipo de 
intet~venç~o do Estado na esfera econbr11ica coerent~ com esquerna 
expansioniita delineado, era Muito mais ativo e agressivo; 
contrariar~ente ao elo. mercantilismo, defensivo e passivo, na 
rnedida em q~le este se orientava basicamente para a consolidaç~o 

denornir,aç~o política já obtida por' outt"OS meios .. 

A visg{o wat~){i~;.ta do papel do gasto rnilit;·~r- na ecc•nc•rília 
surge a. partir da preocupaç~o acerca do expansionis~JC• europeu do 
final do século passado. Seu aparecir~ento se dA no ~mbito de uma 
t .... eflPH~c;. n1ais gcy,·.:-'1 ~.obt~e c•- imper-·:i,:-tli::;mo. 1>1,-:~s, ;:_i SlJ.:" rnetr:, é 
justanteYtte combater a vis&o clássica no plano político e 
ideológico a partir~ da contestaç~c· de suas h_ipóteses. Como 
c•COt"'t~e '-' em 
apresey-,t aç~o 

muitos 
sister,lát ica 

outr'"'os enfr"'e·nt ar11ent os teór-icos, a 
e at"'t i cu la da do conteúdo das vis,::<es 

argumentaç~o é empregado incl~tsive para 
legitimar o armamentismo nos paises 
reaç~o ao n1ilitarismo n~o-capitalista da 

.::a Esse tipo de~ 

explicar~, e rnesrno 
capitalistas corno. urna 
URSS, e ao comportamento pré-capitalista de povos ''atrasados'~~ 

corno os át~abt::?s. 



25 

conservadoras, e dotadas de maior aceitaç~o entre os circulos de 
podeY' político e econbr11ico, n~o é vista corno necessâr'ia por"' 
aqueles que a elas se filiam. Justamente por que s~o dominantes, 
tem cabido nor'malmente a sells opositores aquela responsabilidade; 
é claro que de acordo com suas próprias interpretaç~es. 

Ao cor-ttr""át ... io dos economistas clássicos, Engels e f"r1ar""'x 
preocupar~am-se de maneira explicita com as transformaçbes pelas 
quais passou a arte da guerra durante o surgimento e consolidaç~o 

do capitalismo. Em especial, cabe destacar para nossos propósitos 
a preocupaç~o corn a profissionalizaç~o dos exércitos, com o custo 
que significava sua manutenç~o, e com a superioridade militar 
potencial indiscutível que passaram a ter naç~es mais ricas. 

A preocupaç~o de Marx com o armam~ntismo do ponto de vista 
econômico concentra-se no organizaç~o militar, dado o caráter 
aradigmático e ay,tecipador que apresentava em relaç~o.ao modo de 
pt~oduç~o capitalista. O stn--girnento do tt"abalho assalariadco e a 
utilizaç~o de rnaquiY",at"'ia, bem cowo o de outr"'2.S t"'el3ç~es 

sócio-econbmicas, foram introduzidas no exército antes de se 
tornarem tipicas do capitalismo. De resto, os escritos de Marx e 
Engels abordavam o significado da guerra apenas em terMos de seu 
potencial de mudança politica e social. 

' 
Cowo er ... a de se espf?t ... ar, dado que M,:~r~H ·r'"1~io assistiu ao 

processo expansionista do capitalismo, poucas ref~r-ências podem 
ser encontradas na sua obt~a em relaç~o ao imperialismo. Talvez a 
~1ais irrlportante, 0 que tenha dado origem às arg~rner1taç~es.em 

to1~no da in1portãncia dos f11ercados externos, seja a possibilidade 
de obter""'-·se urn sobr.e-luct"'O pelc1 venda de rnE'r~cador'"'ic:,s 

produzidas num pais onde é Maior a produtividade do tr~abalho em 
paises orsde el~ é r11enor. N~o cabe portanto a Merx, mas a seus 
seguidor"'es, a t""'espeonsabi 1 idade pelo ataque à vis~o clt,ssica. 

O ressurgin1ento da análise das implicaç6es econômicas do 
arr~amer1tisrno ocorre por ocasi~o do debate ern torr1c• da caY·reira 
arman1er1tista naval entre a Alemanha e a Inglate~~t-2, e de seu 
irnpacto _sobre a classe trabalhadora. R p0siç~o de urn dos lideres 
da socíal--dernc•Ct""'acia, de que ela devet""'ia ser·· tolel·""'·3da d~,do que 
cJirniYruia o desernprego, era cornbatid.a por Rosa l_uxel!tbug, em 1839, 
argu~tentando que os gastos militares erarn já injustar~ente 

financiados pela classe trabalhadora atra~és de irapc=s·tos e que, 
poY"tanto, deviam set"'" ç)bjet.ados.. Agr""'egava air-.dct, c·-~•r!lO n•:•t <-~1vel 
antevis~0,. qtte a fal·ta de oposiç~o à escalada ermamentista 
terminaria por criar interesses espúrios no segn1ento empregado 
Y1as fábricas de armamento, gerando assim uma divis~o da classe 
t r--aba 1 h a.d·:·r--a. 

n Segunda Irlt:f?t"'.Y!t::\C:ional foi palco de IJrtl inte·rl~cC< dc?bE:\te entr···e 
os pensadores mar,xistas acerca do papel do imperialismo~ da 
ucumulaç~o de capital à escala rnur·,cJ~al 1 e de· at""'r,lafl1 1 ?r·~tiswc•, p2.ra 
a lógica do ca.pit.?~.li~r~lo .. Na vis~o m.::n"'xista 11 Cor"'tc•dov.i::"l", suster~tada 
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por" Hilfet"ding, LIJHE~rJJbUt"g e Lenir1, este papel ero ir1s1Jbstituível 
e expt~essava as cont:r·adiç~es or ... gt\r-,icas, iy-,evitáveis e inerentes a 
um Y"10Vü estágio do capitalismo, n~o mais CODCorrencial, e marcado 
por sucessivas crises de superproduç~o. Para a vis~o que ficou 
conhecida cor110 11 t"evisionista 1

', defendidi3. pc•Y' F.autsky, estas 
rnanifestaçôes er--Ei.m apenas conjuntur'"'E:\is e supeY'estY'utut"'ais, antes 
r--e sul t ar·,tes da pr'ess~o de gr'upos de i ·nt eY'esse do que 
caracter'isticas intrinsecas do capitalismo. Elas erar~ passiveis, 
portanto, de serer~ suprimidas pela expans~o da demar1da efetiva e 
pela restauraç~o do livre comércio. 

N.::~ meshla époc'E\ urt1 outr'o autc:•r, rn21is libr-::1-·al de' que 
socialista, J.. A. Hobson, em seu 1 ivreo sc•bre o Irs!pe"r-·ial i srnc•, 
também analisava os mesmos processos pt~ivilegiandc• a 
cat"'actet"'istica do Capitalismo de pt"oduzir bens ers1 quantidade 
execedentár ... ia, E~ de fot"'Çt:!\t"' a expar-,s~o econbrnica a nível 
inte)·"nacior,al, em busca de novos rnercados .. O irnpP·r-,ialismo e·r''a 
visto por"' ele corno restJltado dos desajt1stes cause.dos pela 
incO'r"'"r"'eta dist-r ... ibuiç~o da ·r'enda, que levavam a ·urna defllanda 
insuficiente e ao subconsur,lo. Pa·r"'a H•:•bsor1, entr~etanto, as 
reformas econôr~icas e sociais impulsi·onadas pelos 
pelas forças que lutavam em prol deo socialismo, 
absorver a renda excedente da classe capitalista 
mesmo ~liminay,do a necessidade de acumulaç~o 

fronteiras do pais. 

sindicatos, e 
tet-,der"'iarn a 

d i rn i nu i r' d c• ou 
além dEIS 

Er11 seu 

CªQi1ii1 i Sf!lO, 

sem c:.> lha n-t E' 

l i vt-·o sobr"'e o lill.H...Et"' i C\Li§.!:D~;~, E s t i'tr}._;i_-;~---··? .. '::t..Per-· i o_c__Q_ç.:_ 
pub] icado ew 1917, LPrrin pat~-t i,Oc. de 'Jr11 diL::\gnó:-;t i c-o 

a f i Y'rnaç~o de 
desajustes 
capital isrno, 

ao de Hobson, rnas di~~,tinguia-sF-:· princ.i r1<:1lr,rentc pel.::-1 
que o imperialismo e o militarisrno ~~o erarn rneros 
conjuntur~is mas caracteristicas estruturais do 

que dernandavam para sua superaç~o uma profunda 
t"'evoluç~o social, e n~o t"'eft::•t"'rnos. Ro rnE-!'srno tt?rr,po ern que 
considet"'dva a guer"'r"'a corr1o algo iner--ente ao c.:tpitalisr,lo, e 
sobretudo ao s~u estágio imperi~lista, Lenin apo~rtava para a 
legitinlid~de da guel~ra civil impulsiors~da r0l~ cl&sse 
trabalhadora com o intuito de desmantelar a socied~de b'JrglJQS~. 

Antes dio:;)so, em A Arumu.laç21:o drr C_-ª..Q_.i_t__~l, •:lr-ê> .1':313, Ro'=:',a 
Luxembu;,g ap'r"'E'~>enta dt"? t~orrr1a incisiva 1 e no ·n·-::•ss•:-• enl::t-:-r··,det~ 

pcn--ad i grná ti c a em r--e laç~.:::o aos pensa dot--es r11arx i st as, a sua 
discordância en1 relaç~o à vis~o clássica: 

"A paz sober'ane.rnent e no reino da 
r-. e c. .c 1 áss i c a~ Guer"'r"'a, o rn i 1 i ta t"' i s;.rno e 
nativos s~o tratadas corno mer"'os e 1 eme'!'·rt os 

a p~cifica~~c· dos 
qt1e pertut--ba~l c•s 

har--moniosos modelos 
vet"'dades 
escassos 11 

.. 

teo-r"' i a 

uni ver'sa i s 

btt'r"'~juesa 

de equi 1 íbt--io 
a t"'espeito da 

leva 2fll 

que nos 
Et l eocaç~o 

f ol·"'nec-ern as 
dE· r·ecttr~sos 

deSf?.Y"JVOl virncnt<:-:• ec(.:onürJtic.:::o): 
cont1::\ c~;orne:.?nte(l_\rJ! <:•.specto de 
o t"'eilr":' d<•. 'cc•wpetiç.:Xo 
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pucífica", os pr"'od.iui•::•s de:.\ tc>cr·.ol<::.gia e d.c.1 p•tJ··,:J. tr-r:•C·3 de 
mercadorias; el~ o separa estritamente do Olttro aspecto: o 
reiY10 da bt~utal violência do capital que é vis~talizada como 
hlc:\is ou rnE;;no<::> incindc•)·yl:;al pc-:1l·'·"' a p•:•l ít ica e>~te·rna e 
cornpletarner-.te indepe·ndcnte d.:\ e~:;fera E.'con()rnic,;,, do:-.. capital''-

No mesmo 
concepç~a acerca 
militar"'. Já 1'"1<3. 

1 i v~ ... o, 
das 

sua 

ela apresentava de forma detalhada sua 
implicaç~es do arrnarnentismo e do gasto 
obt"'a sobre O Militarjsmq c9n1r• Dnminin da 

Rc1Jr11U l.::1_~Ê:ío do C~p i tal, Rosa Lu><ernbu.-"'g dest acavii 

armamentismo con1o viabilizador do processo 
pr--imitiva, corno instr .... ur!'lento de dorninaç~c· 

·posteriormente, imperialista e como arma 
imp~rialista pela repartiç~o do mundo. 

a 

na 

ifllpOY'tàYICi a do 
de ac ... trtlU 1 aç~o 

c c• l•:•ní a 1 e, 
lt~1ta inter-

A sua preocupaç~o central, entretanto, 
papel do militar~ismo como instrun1ento 
v a 1 i a, 
ela, 

"P'("'OV i nc i a 

estava voltada para o 
de ...-~ealizaç~o da rnais

Isto por~que, segundo da acumulaç~o" .. 

11 Do por-1t o 

se rewela 
mais 

o rnilitat"isr,,o iS!.. .de vis·ta est·t"'itarnente ecr.nôrnic~2_, 

um n1eio de primeira ordern para 
do capital, ou seja, urn bohl v a 1 ia campo pat"a a 

acu~ulaç~o'
1 (grifo nosso). 

é: ir,,pcq·-.tantE: avaliar" o sentido das p0.lavras "t~stritarnente 

econômico'' e ''já''. No nosso er)tend~t ... , elas apoY,tam p2t"'a o fato de 
que já t~•a época er"'a o irnpacto ir,teY'Y'IO do EtY'rr12.r,Jent isrrlo o filC-t:is 

impor ... tante a Y'1ÍVf?l ec•:•nórnicü (sen~(:< o único). Corno se verá 
posteriot~men~e, ~ste papel inter~r,o n~o é assir~ ~vali~do por 
alguns fll,::\l-'"'Hista~;; cor,ternpor".?!lneos. 

Rosa Luxembur~g pat"te do pr"essuposto de qLte é o Estadc• o 
responsável pelo gaste• rnilitar, e que seu financiamento! cor110 o 
de todos os seus gastos, só pc•de prc•vir de irnpostos qlte terrninam 
por rec2ir, sob a forma de impostos indiretc•s, preferencialrnênte 
sobt"e a classe t-r·-abalhador"a. A dirninuiç~·:' de sue:·. r~·enda real 
levar'ia, pot ... um lado, a urna n1en•:•t~ der:1ar·1da pc•Y' bens cl;;: coi~!SlJr:J•:· e, 
pc•t" out1 ... o, a 'Jf11a t"e-distt·ibuiç~o do excedente 1'1•:• i·r~terior ... dE\ 
classe capital ist-::\ ern beneficio dos pr"•:•dutoY'es de 2.t"!J1G.fJlE?ntos, que 
passar ... iam a utilizar ... os mei·:•s e a fot"Ç2 de tt"t:1b2lho ''13ber~-a.dos

11 

de outr"os setores pela demanda diminulda dos trab2lt1~c!ot~es. Ao 
a!"1alisat"' a situ::t'.:;~o ernet"'gf::::-nte, ela Etntecipc•u, entr--e c'utr--o<.:::., um 

aspecto q1Je só mais tarde set ... ia bem analisado: a possibilidade de 
se get'arem grupos de interesse articulados ern torno dc•s 
pt"odutot"'es de ar~mas par"a pY"essi•:•I'"Jal' ... pol·"' mais gastos r!lí"litat"'es .. 

O financianJPnto do gasto n1ilitar através ric•s irnpostos 
pPt .... r11ite ac~ Estad·:• mobiliza.).-. t1rna quD.ntidadc dr? 'r'iqu~::Z"'J. que:-, ao 
invés de sin1plcsrnente ser consumida, pod~ dirigir-se 
"autorJ!a"ticartlente", e sem estar·, subrnetida ac• 11 at"'bítr·io 11 e às 
11 flutuaçf~es subjeti\1 21S 11

, pat"a. a. act.tr!!Ulcl,ç'E\o.. Fica t;:r.r1·!bérn clar"o 
neste ponto, o .cal·',3t:eJ·" antecipado'!'"' df:! sua análise: 
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'' •• t3 ala.var·,cu dE'S!:.;e movirnpr·,to r·itmico e autor11át i co da 
produç~o bélica capitalista encontra-s~ em m~os do próprio 
capital mediaY,te o mecanisn1o da legislaç~o parlameY,tar' e 
da criaç~o os rneios de comunicaç~o destinados à forr~aç~o da 
assim charnada opini~o pública 11 

.. 

Rosa Luxemburg terminava sua análise ressaltando o 
moviwento contraditório q~1e o armarnentismo estabeleceria (e que 
nada mais seria do que a manifestaç~o da própria natureza do 
capitalisw•o) ao liquidar com os setor··es capitalisto.:..s inteir"'os e 
t--eduzit ... as "coy,cliç~es de vida das classes t·r .. abalh<:tdor"'as". Este 
movimento é o que levaria à definitiva superaç~o do capitalismo 
me~iante a revoluç~o·das classes exploradas. 

1 .. é~. As 
Segunda 

i nt PQJr··.º . .t..ª-~~?ies 
Guet ... t ... a Mur-rdial 4 

econbrn i c a~, 

Na seç~o anterior foram apresentadas as 
vis~es econôrnicas acerca do armarnentismo até 

du2s pr-·inci pais 
a SE~gur-rda Guer .... ra 

Mundial~ Até ent~o, n~o é possivel identificar a existéncia de um 
deba·t e ent t ... e essas v i s•':.ies, ero torno de 
discordantes sobre os aconteci~1en~os reais. 
propriar~ente urna réplica a rnarxista que, 
caract~risticas do capitalismo na sua fase 

i r·rt er-·pt"'et C1ç(jes 

rna i s 
C'IC• apOY'rt2·r-.. 2S 

i rrl per"' i a 1 i s ta, 
contt"'apunha-se a urna posiç~o tida c•:•rrlO "estática", 11 ahistór ... ica 11 

e, YHíflla pal~vr.,a, "br_n-·guesa". Est .. J., ni.ic• tinha p•:ll''qut.: ser ... rnelhor 
explicitada, vi!?.;to que et"'a TtJais do que dowinante, hegc:rrrbnica .. Daí 
a inexisténcia de urna t~éplica, isto é de novos elementos de 
arrálise que viessem modificar as posiçôes existentes. Por or_ltro 
lado, e talvez seja esta a causa principal, a realid2de n~o ger~ou 

situaç~es COYfcr~etas que demar&dassern ·uma alteraç~·~ das vis~es 
teóricas existentes. 

F0r3r11 esse~ aspectc•s que nc•s lcvarom a utili7~tY, r,a 
pt"'irtlE?it'a seç;3:o, 1Jf11a "abüt"'d.-:1gE.'hl ni~1:.:::·--·histót ... ica"- i!::;tr_::, é, qur:- n~·=• 

se refer4sse ao desenrolar dos acontecimentos t'eais. O mesn1o n~o 

é adequado par"'a o pet ... :íe<do q~_te se ínici.:~ c•:•fr1 a P~, lrneir-e. G 1_ter ... r"'a 
M~!ndial. Neste caso, esse desenrol~i· é necessário p~t~0 explicar o 
desdobran1ento ou modificaçbes que sofrem as interpretaç~es até 
ent~o existentes e o surgimento de Y1ovas vis~es.. ~or orJtrc' lado, 

4 Entre as fontes bibliográf1cas genericamente lttilizad~s ~a 

elabüt"'aç~o desta seç-~o, mer"'Cefll ser"' citadas: Ar"'rnengol (1382), B·E:ll 
<1983, Colcn"'d, F•:•nt;ay,el e Guilhaudis ~1'381), De G·r-asse (1383), 

D•::•br ... akov e Rkonobc~ev ~1'383)" Gitli (1384), Gt~i·ffi-rl e 1.-JEI]lace 
( 1 1382), 1-\aldcot~ ( 19/t:., 197!3, 1982), 1\Ctldot" e E ide ( 197']), l"li:'•-gd·:::·f'f 
(1370), Lim (1983), Liy,dgr"'en (138'•), flialechi (1981), Reich e 
Finkelh•::n·' (198é:l. 
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dada a sua relativ~ conternporaneidode é cor,ver1icr·~to t?stabelccer 
alg1Jns hlat"CC•S hiS",tót~icos que, pot"' tet"'em incidido nur11 panor"'ama 
mais ar11plo, pet"rnitem rnelhot"' situaY' o eY"Ifl·-entartlei'-ltC• teór"'ico 
ocot"'t"'ido.. Entr"etanto, pot'' Y'a::;:~;:ies óbvias, este ba.li:::ar11ento é 
realizado somente quando imprescindível. 

A abordagem aqui tentada busca agrupar os diferentes alttores 
que trataram o terna segundo a sua ''pertinéncia'' às coYrentes rnais 
importantes, visualizadas segundo, a nossa avaliaç~o. Entretanto, 
isto Y1em sempre se t"'evelou adequado ou p.:•ssivel. Talvez pela 
dificuldade de lc•grar um distanciarnento histót"ico-critico 
necessário, à Medida que se analisa as contradiç~es u1ais recentes 
adota--se frequentemente um tt"'atamento autor por autor. 

A controvérsia sobre o impacto do gasto r~ilitar sobre o 
crescirnento econórnico é, fundamentalment~, um fenô~1ersc• posterior 
à Segunda Guet ... t"'a friuYsd i a 1 cc•r-•centr ... ay,do-se no ~'imbi to dos EUA, que 
erner"'ge cor,lo urna poténcia militar" de pr ... irneiJ·""a gr--andez-.::'1.~ Poi"' esta 
t"'az~o, começar ... emos a r--efet ... it"-nos, air-1da que br··pverne....-,te, .ao 
conte><to~ er11 que se for"talece esta vis~(.:., e que leva t\ adoç·2to, em 
l.::n--gG. escala, do .charnado 11

keynesii:."'nism~t• rnilitay·''. 

N~o se pretende entrar nos meandros de• pensars1ento 
Keynesiàno a respeito das despesas governarner,tais em tempo de 
guerra. O leitor ir1teressado podet ... á consultar a_ respeito os 
trabalhos d~ Dimsdale, Moggridge e Galbraith na coletàr,ea 
or..,gar1izada por Milo Keynes (1975). Pode-se, entretarrto afirmar 
que as propostas originalmente forrnuladas por John Maynard 
Keynes, foram elementos irnportantes da decis~o dos governar,tes 
not"'t~-amet"icanos de implemer1tar, durartte·a década de L329/33, ur~ 

progt~ama concatenado de aumento da partici.paç~c· do Estado na 
economia. O per~{odc• apresentou um considerável ~umento das 
dcspr:-st-\'3 govct~n;:_\rrlo.nt,:\is na Ól""E-?.:t c i vi I qut~ p~l'::>~--,orJ dr, 'l, 1 bi lt-,::-:<es 
de dól.::n·c?s par--a 17,8 (isto é, de '3~ d·::• PND par-a 17i<-)~ t-=:rrtr~-et<:n'·,to, 

apesat~ d~ wanuter1ç~e< de ur11 nívt:·l -,.-.a:z.oável de gaste• rni l it.;n"', o PN8 
caiiJ de 104,4 para '31,1 bilhôes de dólares, enquar1t0 c1ue a taxa 
de desempy·ego i:IU!tlC?nt•:•u de 3,-2 p;:1r·a l7, ~:::1.. .. Fr,Jboi ... a "rr:jo lr.?vartdo ern 
cont0 Ol\tros elern~r,tos importantes para a an~lise cJ~ desen1penho 
d~ economia norte-ame~icana no periodo, parece razoável aceitar a 
ccrlocaç~o de vários estudiosos que afirrnam r1~0 tet~ c• aurtle~:to do 
gasto civil do g1~verno surtido o efeito desejado de ·recuper~ç~o 
da crise dos artos trinta. 

CoDt a entrada dos EUA na· Segunda Guerra Mundial, em 1941, o 
pais elevou o seu g3·sto militar do patamar de apenas bilh~c· de 
dólal-es em 1939 c.1té 7.7 bilhetes de dólar'es er11 1'3L~Lt~ I·J~::~::;te pe·r~.ic•dc• 

o Pt~B cr ... eceu brlJtalm~?nte de 91,1 para 211,4 bilh~e~ de dólares! 
Ficou assim 
not----t e-amet ... i c a r·, a 

e~; i d er·,t e 
ti nh.:~, 

que a t"'.ecuper--aç~o ecc•nc•rll i a 
rnu i to menc•s Prn 



pt··ogt"'EH!lr3.S gov et"'nai!IE'nt a i s 
esfor··ço de n1obi 1 i :zaçiào 
COY"1fl i to~ .. 

t"'e 1 t:\c i onados 
deterwinado pela 

De<1l 
EY"Itt"'ada 

dr..) 
do 

que 

pais 

30 

ao 
no 

De qualquE?t' fc,t·rna., .:::\it-,d,:;, que· corn ur11 outl'"'o tipo de gasto, os 

principios estabelecidos por Keynes encontrarn nesse periodo urn 
pr-'ir,leir--o teste de ~3t...t<a validc\de .. Imedi.::ttarnente após o tér ... rnino da 
Segunda Guerra~ ·~ gasto militar norte-amer-icano volta a atingir o 
s.eu patar,Jat"' h istór·ico~ caindo de ce"r·ca de 401- d•:• Pt,lB par ... .::\ 5'i..,. 
Entretanto, contrar·iarnente ao que se poderia esper-ar-, ~~~o ocot"'r ... eu 
uma queda considerável no nivel das atividades ecc~r~bnlicas, nern 
tampouco um crescimento demesurado da taxa de desernprego (ela 
cresceu apenas 1,7~). Este fato, aparentemente cor1traditório à 
·idéi_a do 11 keynesianismo militar 11 que er1t~o se gestava, estar~ia 

explicado pela gr"'a.nde poupança acumulada duy'ante a guer-··r ... a., de 
cer~ca de 160 bi lh::tt::-s de dólc:n·--es, r"""apidarncnte cçu·"1é.d i. Zi:tda p,::n~a o 
mercado de beY1S de cor1sumo, ent~o com a oferta reprir~ida dado cs 
esfor"'ç•:• de guer"""Y'a, e par-'a o ir-,vestir11ent•:' y-,a á·r-·ea civil .. A 
decis~o de ocupar~ 10 milhôes de ex-combatentes prc•pot~cior,a~dcr

lhes ensino gr""'atuito foi tan1bém impoY'tante par"'a evitar"' qualq~_~er""' 

irupç~o de desemprego. Por outro lado, a recess~o quo se instalc1u 
a pó~:> o per- i o do dt-? desmob i li zaç~o, no f i·!'",;~ 1 do<:.~, 2.nos L~CJ, 

potencial_iza os arg~1rnentos acerca do efeito positi';o do gasto 
rni 1 itat""" sobr"'e a econc.rnia .. 

• 
O término da Segunda Gltel~ra Mundial foi precipitado pelos 

nO}-'te.-2.fll.~·:?l·"'ic.ano~;, at·r"'E"tvés de• lar·,ç.::\ftlE?nto de bornbas ;:,t:fJrnicas 'õ";;c.b-~-·e 

dUE\5 cid .. ""\des j.:.\por,e~;as, cr11 i3gost:o dE~ 19lt5 .. Ç)s fc:·r··çr.:1s Etr-·mç~dB:s 

japor,esas j~ estavant suficienternente desmoralizad0s arttes do 
lançan1ento da prirneir·a bomba, e Eegurarner,te haveria ttrn~ rendiç~o 

ar,tes da segunda~ A ur·g@y,cia da operaç~o pareceiJ de~·et~-se muito 
rnais a·~ interesse YtOr'te-amBricano ern dernonstr~8r~ seu pod?r"'ic' 
freYtte à URSS, dois dias apenas antes que esta 
guerra, do que à necessidade de derrotar o Jap~o •.. 

ent r··asse Y1a 

O fim da Segur1da Guerra marca, portanto, 0 inicio de urn ~c·vo 

per-íodo de confr"'ontr"J.ç~o que tem corno pr"'c•"tê1QC•ni<::.t,::\::., as duas 
principais pot@ncias veY"tcedoras, e corno ceY1ério o podGt"'io 
r·,uclea~-- flté 19ft3, O!:::, EUA wantiver ... an1 o ''rnonopóli•:,'' no C21fl!pe< 
nuclE',;"}l"'- So.:::nlent.P CfJl fi"!Pado~_; dos a.no~:.:, 50 t~ que: a. ur~ss dE?f!lC•l'!st·r-·.o;-'1, 
condiçbes de poder contrapor-s~ ao poderio norte-americano; o que 
leva a uma, muda~ça da politica dos EUA em direç~o ~ dc·~trir1a da 
dissuas~o. A redistr~ibuiç~o das áreas de influência política e 
econôr11ica c~cort~ida no pós-guerra, exigia un1a pr~pa~sç~o para 

~luta,~, r1~0 apenas ern vários cey-,ários, como também com-diferentes 
tipos de ar"'mas .. 

~ Com relaç~o ao impacto da Seyunda Guerra Mur1dial sobre a 
ecor·,c.rllia nor"te-aroeJ·~icana, vejv.--se, e·ntt-·e outro:•:;~ r;. t·r~E•.bctl~·~c· de 
N i hi<Wd ( 1979) • 
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N~o vem ao caso referir-nos aqui ao cor,lplexo processo de 
tornada de decisêles que se ver"'ifÍC()tt nos EUA, pr-,ornovendo sua 
presença e/ou envolvimento militar em várias partes do mundo, e 
uma cc~nt i nua pr~epat"'CIÇ~O paY'a urn eventual er1fY'entarnento (ou para 
uma efetiva dissuas~o) cc•m a URSS. O importar1te para no~sa 
ar1álise é que a adoç~o dessa postura a nivel politico e 
estratégico era respaldada por um amplo s~tor da sociedade norte
arnericana e interessava diretamente a urn de seus segrner1tc•s, 
beneficiado pelo elevado dispêndio de recursos economicos na 
mobilizaç~o e preparaç~o para a guerra. 

Váy·ios autor"'es cor11entam a existência de urna 11 Cc•al i z~o 
keynesiana de centro 11 que ter"ia ·contr .... olo.do a ecC<YIOf11ia 

norte-arnericana a partir do pós-guerra, formada por defeY1sores do 
gasto social e da administraç~o da demanda, .por advogados da 
di ssuas~o e da pr'epar-.aç~o par-. a urn conf 1 i to ceoro a URSS, e por 
grupos interessados r1a expar1s~o dos oligopólios. Urn~ espécie de 
acordo teria sido alcançada entre estes grupos no final dos anos 
40, pela definiçào de que, sempre quando técnica e politicar11eY1te 
possivel, o gasto militar- e n&o o social seria pr .... ivilegiado 
para conferir à economia o dinamismo possivel via a aç~o do 
Estado. Ele deveria ser estimulado, dado que atendi2 melhor aos 
objetivo;; do gr ... ande capital, dos si,ndicato'=· oY'gr;\niz<:tdc•s e dos 
wilitares. Assegtn .... ava-se, assirn, a manuter1ç~o da coal iz~o, a 
estabilidade/di~an1icidade da economia, e a proteç~o do 
capital isrno à ·Y1lvel mundial, dando rnar"gern, ê:tdernais, pe.t .... ;;":\ qu·e c•s 
gt .... tJpos r11a i s i rtt et .... E'ssados na manutenç~o deste esquern~-•., os 
fabr ... icantes de c:n .... mas, aumentassem S'~ta ár ... ea de influénci2 .. É: 

interessante r1otar o papel atribuido à ro~o-de-obr~a rnelhc•r 
t"emtrnet--ada e sindicalr11ente Ot"'ganizada. Ela t:end~r .... ia_ a t"efcq· ... ç<?:r .... 
os interesses da citada coaliz~o, na medida em que a r11anttter:ç~o 

do gasto 'wilitar ... num nível alto atendet'ia t0rnbér11 a•:,s seus 
inter'esses. Desta foY'rna, passar--ia a havel" rnais um elerne·oto 

·• relacionado à politica interna norte-americana, q'Je se sor~ava aos 
outros de caráter econ6rnico e de p·~litica exter'na rnais 
~,ctensarn~r1te aceitos. Na verdade,o gasto rnilitar adequa-se 
per~feit.::.\r~lente ao:::o rec~ituár'"'Ío l{ey-r·~esianc•. P•=•c!E:c:··-s"-"? di:ze·r", 
inclusive - e isto é o que se preter1de rnostrar a seguir - que ele 
é o elernento que melhor se ~justa àquele. 

o gasto hli 1 itat" de qualquer out~o gasto na 
medida em que os bens e serviços que gera ~~c· cor1trib~tem er•l si 
mesmos para aumentar o nivel de vida da pop1Jlaç~o, e tar~pouco 

pat .... a uma expansÊ:(C• da capacidade pr .... o.dut i.va, ao cc•nt'r .... át"'io, p·:•r .... 
exemplo, dos bens de capitc.l,. cortl os quais se asser,1el11-3 do pc•ntc• 
de vista mater .... ial e tecnológico.. Seu efeito ecor!órnico ':::.e dá 
at·('_avés da a.r ... r~·ecad.:;~ç~o de i rnpostos subt t"a~ dos do p•=•t. enc i 211 de 
consurno e de poupança da economia, e da mobilizaç~c· desses 
t~ecursos para o pagamento dos salários do pesso~l das Forças 
Armadas, dos ernpr~egaclos da ir1dústr·ia de armas, e dc•s dividend0s 
de seus acionist~s, assim como dos bens de capital e das 
r,laté;~ias-pr ... irnas .. PQr ... isso, o set.t efE•ito t"'estr"':.ngsO"--::;e, €"10 cu-r'tCt 
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pt~azo. Por tratar--se de ltMa variável CIJ.jo ~~lor~ é rixado 
anualrnente, a par--tit"' de decis~es tornadas no intei·iç,y' de• Etpar--elho 
de Estado, embora sujeito à apt~ovaç~o pelo Cor1gt~essc•, o gasto 
rni 1 i t a1~ coy-,!:s.t i tu i urna despec)a e><t t .. eHlarnf.?nt fo? etdequL~dé) para 
obtenç~o do "efeito multiplicador-. keynesiano 11 

.. 

Por outro ladc), Y1a medida em que Y1~0 gera capacidade 
produtiva adicional ho longo prazo (a n~o ser a da própr .. ia 
indústria de armamentos>, o investimento realizado na aq•Jisiç~o 
de arr11arner,tos, nit(o P"r"'oduz o ''efeit•:• aceler-'E1d01·~ keyne:::.ianc•'' que 
poderia levar, a longo prazo, a uma crise de s•Jper-pr~oduç~o ou de 
falta de demanda efetiva. Assim, f11elhor que qualque·r-· c•utra 
despesa pública ( 11 Cavat ... e tapar" but'"'aCOS 11 à par'te) o ycc,sto rni l itat"'" 
satisfaz os requisitos do esquema keyy,esiano. Ele tem aper1as ~m 
efeito de cut..;.to prazo, torY1arsdo desr·,ec-essár-.ia qualq,_ter--
pr .... eoctJpaç~o con1 event uc:1 i s desaj ustes ft_tt ur'"'OS. Essas 
caracteristicas tc~rnaram evidente o seu potencial de utilizaç~o 
como regulador anti-ciclico. Poderia ser acionado quartda a 
econornia,ou uw ·setor' pat-.ticular-.,necessitasse set"' 11 C\q!Jecido'', ou 
diminuído,• quando sintomas de cresimento excessivc1 da demar,da se 
fizessew nota-,.--. ErtlboJ""'a fosse, a nivel ecor,brnico, éipcnc\::C:, urn írleio 
de esterilizar excedentes (como já havia sido eYtFatizado pelos 
aut•:•t"'es~rl1arxistas), e pc•t"'tanto tertdess'e a reduzir c• pc·t:encial de 
acumulaç~o do sistema, ele permitia afastar' a ar11eaç~ d~s crises. 
E estas et·am consensu~lmente avaliadas corno Muj_to r11ais danos~s do 
que urn ct'"'escirner-,to a lor-sgo pr"'az~:• abaixo do tE·Cr""icanler,te pDssível. 

Dessa forma o armamentismo, que aparece inicialn1er1te apenas 
come• urn expediente, t~o válido corl1() quc-:1lqucr"' o·ut:ro, para 
estimular a demanda efetiva através do gasto p1~blico e suas 
conseq,Jências, converte-se numa opç~o amplarnente aceite. S1Ja 
vantagerG sobt .... e as despesas efetuadas na área ~ociol, q~e cont2~·ar11 

com Ufl1 f11enor .... "r"'es.paldo da class12 capitalista, por razêies rne·r--::-,_r!l.::-~nte 

ideológicas, ou de outt"'a ot~·dem, e se:?QUY'arner,te corfl a op•:•siç-~':' dc,s 
grupos que se beneficiam di~~etamente do gaste~ rnili~al"~, torn2m o 
gasto militar o principal elemento de controle e ajuste da 
economia norte-americana. 

Ur11 ir,lpeor .... tantt? clocurnentc• do ConsE~lhc• de Segul'"'Crnç·a N.::.-i_c-ic.nal 
<Natiortal Security Council>, de 1949, esclaJ"~ecia a r'2cionalidade 
keynesiana que p3ssava a c•rientar as decisôes soSre o gasto 
flli 1 i tal""' nos EUA .. 

''Do ponto de vista da 
pode n~o re5ultar nttm 

eCOY"iOMia COMO IJM 

decréscimo real 
dado que setts efeitos ecoY16rnicos podew 
rsuwa quantidade maior do que aqttela 

todo, o gasto r11ilitar"' 
no padY'liO de vida, 

ser"' urn at_tr,!ento no PNB 
alocad2 cc,m propósitos 

de assistér1cia estangeira e militar adicior,ais. '' 

O texto acirna n~o é um estudo acadêr~ico, n1as aper1as ura 
memorando produzido ~Jor funcionários do Depar·tamento de Defesa~ 
Ele estabelece, entr-.. etar,to~ co111 rnuita pl""'ecis~o, er;l pr-·írdeirc~ 



33 

lugay·, uma cc•ntestaç~o da idéia clá~.;slca a r'"'espeito do ir11pacto do 
gast•:• militat.... e, ert1 segur,do, •=• wr•dtJS Q..Qer--,~ndi d•:• efeitc• 
multiplicador'"' do gasto militar.A quest~o do gasto rnilitar g de 
seus efeitos no nível de en1pv·ego, o ponto soci0l 111.::•.i<::; <:;P(JSÍvel do 
seu efeito dinatnizador"'~ foi discutida sis_ternaticarnc~r,te 0 ní.,;el da 
administraç~o norte-americana cada vez que ocorr--iam pr-ess~es no 
âmbito do Congresso para reduzir os gastos militares. Nessas 
ocasi~es, a pres~~o dos membros da citada coalizâo, e em especial 
dos sindic4tos, foi decisiva par"a a rnanutenç~o de urn nível 
elevado de dispêndio militar. 

J. 2. 2. A vis~o 1 :L,ber"al - cr"Ít ica dn Cnmplexn IY1dust_ripl Mi 1-"i_tcn--

A vis~o liberal, erobora ace~tando que uma das motivaç~es da 
preparaç~o para a defesa é a existéncia de potenciais inimigc•s, e 
de que cabe ao Estado a decis~o acerca do nivel em que se deve 
situaY' o gaste' militar .... , .,. .... essalta a irnpor"tància de fator--es 
pC~l.:ític.:•s inter--r-ros r-ra ·sua deter ... fllÍl'"raç~o. Isto por .... que, na wedida err1 

que ceY't os gr-•upo~> de i y-,t er--esses t er-rdem a bene f i c i a·r---se 
econc•micamentecom o gasto de defesa, a sociedade como urn todo 
arca com seus potenciais danos, é lógico supor que esses grupos 
bltsquer~ exercer uma press~o diferenciad3 no sentido de aurner1tar o 
gasto .. Assim, a __ decis~o sobr--e o nível de gasto rr1i l itEI·r· n~o Sf?r--ia 
o resultado de um consenso acerca do interesse de toda a rraç~o, 

mas de urn jogo de pt"'ess~es no q~1al predominam as e>{ercidas pelo 
charaad.-:• 11 Cornplexo indtJstr--ial militaf·", dc•tado de n12íor acesso t\s 
informaç~es e ao poder. 

O fot--talecirJtento ot"iundo do pr--.ópy·io pt ... ivilegi,:\itlento do gasto 
mi litat ... como ínsty·umento fiJndameYttal de Y'egul.::t.ç~.:·· keynesiar·ta da 
econon1ia, e o sttcesso que vinha alcar-tçando, foi ·~ ir:tportante 
elerner;to que levot_\ à transformaç~o da citada coaliz~o no comple~o 
indust~"ial-nlilitar. A exist@r,cia de uma poder--.oso cc·~liz~o de 
gr~tpc•s tlacionais formados por rnilit~res profissional~, 

fabr--.ic,::'lntc!::, de .::l'f"'ftli\~,, btJrocr"'i::\tL:'Is civis ftlil-i.tr~·,r··ic;;;t;.::tr::; e 
lt:.·gislad•:•i'C:!:3 pr-·ó·-·JJlilitar"'es, que ter'ÍE\ assur11id.:::• t_\rdt..1 pc•5:.iç~o 

dor11i na1··~t e no pl·""ocE::>sso de-c i só r-- i o, p!-~•:•rnover~do r"' e l:::~ç~es de 
antagot-tÍS!tlO entr"'e Y'retç~es em funç:t\o de seus inte·(e~_;~:.:-es está no 

centr~o da t'c-::oflex~o pr-'•:•duzida por"' est::\ vis~o. 

~h' i g h t 1>1 i ll s' 
destacava o papel 

E:ftl sua 
das 

o b r ... a G_____~:_LiJ.:§ __ d ':• r:~:.fi§'_t.:::_, 

elites militar .... , ecor-d5rnic-2 
de 13'::~~., 

e polítici:.::. 
já 
na 

história Ytorte-americana, ressaltando a importSrtcia determirta~te 
que a:::..sumia, n.3 época, eo ''capital isrno rni 1 i tar-- da~, ernpl·-·esas 

pr .... iv_adas 11 
t"tC.! inte1··i·:•t" de 1-lrll sísterna dernocl--átic•:• dE::biiit!3do e 

rr1cr'art1E'YJ-te f•:•r-'rnali:;·. Tarr1bém Hei lb·r-'oner"', no seu livre• Jl-:ç l __ irnits o:::•f 
ArtlE'_c_ic~_!J ___ ÇNli_tM~Jj.~~~.~!., de 1965, destaca· 21 irtlpC·J-·-l::,'::t.írcict d::-1 

fot"'am r ... etornadas e artlpli.3das por- r1ills ern o;:,ua 
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interpretaç~o dos interessC!S destés três segmentos da elite 
not"te-amer"icana~ Na t"'ealidade, urna ar11pla liter-·atu·('a sur--giu a 
par--tit"' da célebt"'e discUY'SO de despedida do p·r--esiderJ"te Eisenh-:.,,..Jet"" 
ew 1361, er11 qut~ alE-:Y'tava paY'a a. -For·'rJidÇ~O elo cor,1plc-x•:• ind,Jstr"'ial 
militar" no interior da sociedade norte--american~. 

Dessa 1 i ter--atur--a, .inter""essa Y"10S desta~ar", por""' ur11 lado, sua 
vis~o comum acerca da capacidade do cornplexo irJdltstrial-militar 
de influenciar decisivamente nas decis~es acerca do gasto militar 
e da política ext(-?t""'na dos EUR, aty··avés da iYtduç~o à r'·esoluç~o dos 
conflitos (e até a exageraç~o dos r~esmos) pela via at~rnada. 

Por outro lado, vale a pena realçar ~ intet,pretaçào distinta 
sobre a funcionalidade e influência, do gasto rnilitar no processo 
de acumulaç~o. Alguns estudiosos, embora reconhecendo que t~l 
ir-1fluéncia distol·"'ce as regras. do jogo demoCY'ático, e que, 
portanto, deveria ser coibida, apor1tam para a relevante funç~o 
que o gasto militat' possui como regulador do nivel das atividades 
econômicas. Eles apc1ntam decididamente para sua importância como 
ativadot"' do CY'esciHiento, em situaç~es em que se arnpliava a 

capacidade ociosa e o desemprego, como impt1lsior1ador do 
desenvolvimento industrial e tecnológico,e o seu papel 
desaquecedor, quando restringido, em ,conjunturas de ct~escime~~to 
excessivo da demanda OLI da iYtflaç~o. Desta forma, mesmo aceitando 
a existência ~~outras despesas públicas que pudesser11 desernper1har 
esta funç'ã:o r ... eguladc•r'a, r .... cconheciar11, ''pt'agrnaticarnente", que o 
gasto rnilitc.n"' er ... a rnelhoY' toler--ad•:• pele. classe er11p·r-·esarla.l (e 
especiulr11ente desejado pelo cor11plexo industt"'ial-·mi 1 ifa-,.-·), e que 
engendrava e~eitos mais din~r.-ticos do que a r11aioria .das outras 
c1espesas públicas no campo industrial e tecnológico. 

A t ent 2.t i v a de Cf)f!lprovaç~o emp i t~ i c a da lógica de 
funci•:•namento do esquema keynesiano deu ot ... l[Jel!l a tH•E:t sér .... ie qu·ase 
infir1dável de estltdos realizados por vários autores, nos EUA e na 
Europa, a partir da d~cada de 1960. O fato de que este esquema 
constitui~ (e at~ hoje permanece) como· corpo explicativo com 
maior aceitaç~o nas esferas de decis~o daqueles pa1ses, 
pr .... incipalmente nos EUA, er~i::"'\ o qttt2 att ... <ó:\lí~ a E•.te·r·~~o, t.?.ntc:' 
daqueles que o questionavam, como dos que .julgavam necessário 
legitin1~-lo a n!vel acadêmico. O segur1do gr~t~)o, é mais 

pt .... •:•pl"'iawente, Co que se alinh2. cor11 a vis~·:• qup est;-1rn•:•s t·r--atvy·JdC•. O 
segundo, e~1bora filiado à vis~o mar"'xista cor.tempo~~ne~ tratada 
adi.;:.-\nte, e aceitar,do seus pr--essupostos, ad•:,ta'/a ·o r11esmo 

instrumental de análise baseado na econornetria e no tratar~ento de 
agregados macroeconômicos. 

A ate'f''t="~O 

( suposo.t ament e) 
COfllpO)'t i:?..r112nt C• 

ty·abalhavar11 cor11 

dt-?sses estudos St:? concent r .... a\/EI 

causais prc•pc•stas pela teoria ~<eynesiar)a eratr~e o 
de vcn ... iávei s rn;::'lCt''-c•econbrnic.:;-.\s .:~~gr-egD.das. Eles 
comparaç~es entre paises num dado r~c·r•JeY.to (cYoss 

sect io:•n) ·:•u ter,1po1~ais Y"1Urn fflf:?':::-::.rno pa{~,; <ti me seY'it:?s) pat ... c. tE·star"' ~\ 

r"'elevfjylcia das c•:•t~r ... el.3ç-~es Etssumida:::> entr"e o gaste• fllilitc,·r-· e o 
cr--escirJ:ev-·~to do PIB ou suas flutuaç:•~es temp•:•r~ai::,, ·:· ni-·-/el de-



ernpt"'ego, o saldo da balança de pag_ar11entos, a taxa de 
investimento, etc. Alguns destes estudos se limitavaw a um grupo 
de palses (OCDE, Ter"ce·ii"''C< IY!undo>, <:t'Jtt .. os englobEtVEtm cc•Y"1j1..tntos 
air1da maior .... es~ A conft"'c•ntaç~o dos resulte:idO!;:. emp:ir"'icc•s et"'a 
permeado, de forma mais ou menos explícita, por um debate teórico 
deterwinado pelas concepç~es ideológicas de seus autores sc,bre o 
significadc• do gasto militar"' que, evidentemente, tt"'ai,..,scer-Jdiam c•s. 
seus impactos econôrnicos. 

Um panorama razoavelmente detalhado do conteódo desses 
estudos, e da controvérsia que se instaurou, pode se~ encontrado
apenas par·a citat"' dois dos mais recentes e abt"'angentes ero 
Fontanel (1'383) e Gitli (1'386). {ls conclusêles a que chegar·arn os 
diferentes autores n~o s~o de consenso. Ao contrário do que se 
espet"ava, fot"'ar11 apr--esel'"ltadas 1'evidéncias ernpl!"lCas'' pat .... a 
11 demoy,str"at'"' ..... elaçées de causal idade" tanto y,urn sentido cowo no 
outro. O resultado n~o poderia ter sido difewrente, uMa vez que: 
1) a utilizaç~o de variáveis macroeconbrnicas agregadas te~de a 
obscurecer fenômenos e relaçbes present·es no mundo r~eal levando 
aproxin1a~bes evidenternente r~educionistas. A rnais saliente ~a 
assimilaç~o de um cornplexo processo como 
econór,1ice< à taxa de cr--escimento do PIB; e 
2) o tr .... atamento econometrico supí::Oe que todas as varié1veis que Y1~0 

' aquelas objeto de- wc,delizaç-'2'\.o (em f]er··c::l apen.::is clua~.) per·rnanec-em 
constantes ou aprese1~tam um con1porta~1ento que rs~o ir,cide r1as da 
análise~ 

3) assUf!le·-se a ç;:.Q.!::~.!"el§sdJg ___ ~st_§l_t1s!_.!..c~. cc•roo urn21 Y'ela~·~o de 
causalidade, o que evidentomente b inc.:•rreto. Ur!~ correl~çào 

siginificativ~~ entr-e ~jasto rni litar' e deser-,volvirne·ntc• ecor·,ornico 
(leia-se taxa de cresci~ento do P!B) pode significar que o óltimo 
leva ao primeiro, e n~o ao que foi conclu\do por r11Ltitos dos 
est udc·s r--ea 1 i :zados. 

Outros autores, sem se engajarem nessa po.lémica, dedica~~am

se a aprofundar a análise do complexo iondustrial-militar e suas 
cor,seq 'Jênc i as. Ga l b)·"a i t h, em se'J 1 i v r~ o Q_Jj_;;~Y:~!-~?.J:.E.9.f•_j_r_~_g_~:.I_2.!.!: .. Lêl.., 
de 1957, trouxe novos elen1entos neste sentido. Nele se ressaltava 
a irr1pc•rb-ància da tEcno-estrutura, um cor,lplexo for·-r11ado pela 
ceowbiY1açâ:o de inter..,esses pú~liceos e privados, q•.te pass.:-tva a 
cc•ntt ... olat" o pt"oce~::sc• de planejar11er·,t:;,:. e de tCtr!l(?lda. de. decisàc, ern 
contraposiç~o ao met"'cadCt, na definiç~o dos rumos da economia 
Y;Ot"'te-awer"'icana~ Os inter"esses deste complexo envolviaw, 
evidersterner-1te, a questà(o rni 1 i ta)·"'· j'1Jc-..s, sobr"'epassavarn-na, fa-zendo 
da tecno-estrutura uma categoria de análise ainda mais abrangente 
e pervasiva, que buscava, n~o apenas a maximizaç~o dc•s beneficios 
t"ecebidos por seus integ·r--a-ntes, mas da influêr·,cia nas decisóes .. (J 

.controle sistemático da tecno-estrutura SCtbre o processo de 
planejamento permitia um ajuste de eleMentos corno a demar-1da de 
consur11ü, a per~cr~pç~(o düs potenc:iai~::> cc•nf1 i tos E·xte·r--n~.::·s, o 
desenvolvimento de C&T, de maneira a impedir qualquer i~1perfeiç~o 

1""1~0 planejadaa de• rnet"Cad•:•, a concoi"réncia destrlJti..__,...-;;,, c•U a 
i ncer""te::a. 
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Sf:?Q'Jndo Galbl-''2.ith, as co::•rnpr"'as. rnilita'r''es, o c•:•mponente· n1ais 
dint\rnic•:• do gasto mi 1 ita·t'-., eY'arn uro eler,lent•:• centr"';:;,l d.:- r,ov,:• 
Estado industrial. Sua funcionalidade era dostacada pelo fato de 
tratar--se da parcela maior do gasto público, mais adequada a um 
pt"'ocesso de planej-c::w1ento cent·r"'alizado, infensa às leis do 
mercado, legiti~tadas pelo cc•mpor,ente de C&T que apY'esentavam, e 
menos transparentes e sujeitas à critica peln sociedade. A 
i mpor""tànci a ceY,t '('a l dos rn i 1 i t ar--es nessa t ecr-io-est·r .... ut Ut"'a, e r-, o 
sistema de planejamento rK•t"'te-~meY'icano, foi, assim, 
ir,cisivamer-Jte destacado. Este fato, bem c.;-.:•rno o papel do 
Depar-tamento de Defesa cor~o entidade de planejarnento ecorJbmico 
com r-'epeY'cuss~es vaY·iadas e impoY'tante!:; y-ra et:-c•nomia, Ievc:tr'ltêtdo 

por Galbraith, passaram a i~tegrar o debate econ6r~ico sobre o 
tema do armamentismo. 

A p•:•siç:ho de Galbf'aith pa'r"'ece urr1 tantet difus,:t, na rnedid2t er11 

que enfatiza a necessidade de intervenç~o do Estadc• rra ecorrornia e 
no planejamento, mas, ao mesmo tempo, preferia que ela se desse 
na área social. Sua vis~o despertou criticas provenientes da 
esquer ... da, na linha das já for"'muladas ... por-' 82\r"'an e S·I'~E:':'?:::/, e da. 
direita que sugeriam a existência de rJma correlaç~o direta entre 
gasto milita~~ crescimento econômico. 

1. 2. 3.. A v i s~·-· mé}.~--x i st a cont ernpol-"'~\lJQJ~t 

A vis~o do papel do gasto militar na econohJia está ligada a 
um dos pontos centrais do pensamento mar><ista, segu1'1do o q~•~l o 
modo de pt"üduç~Q cctpitalist,::t tendel'"'i-=~ int·r--ínsec"'t e 
inexor··avelrnente· à deJ· .... l'"Ocad.:L O gasto rrlilital'"' é enteYrdiôo corno urf: 
elernento ~rucial no adiarne·(1to da cr"ise firrc:tl do capitc:\li~.r~l·::r .. Esta. 
poderia ocorrer de maneira paulatina, pela aç~o da terrdêrrcia à 
quF2da da t.::~.><a de luct"'ü. Ne~-:i-te ca~i-·::·, r-:•S CO.US(:\ti•:•l~e::; p-(-i.:ll{·.l-i•::•S dC:i. 
det·r-·ocada seY'iarrl o C"iUrslento da cç•rrlp<:•siç·â:o or-·gtltr·JiCE:t cJo capital, 
detel·"'rrlina.do pela C'Y'escente il--rccor"'poY'2tÇ2:t:<:• de• p·r-··:•gr···f?sso ~(>cnic·:•, E') C< 

consequente bat'Eite.:_·urJc::>nto cios rrlC?i•:•:s de pl'"<:tduç~·:•, L!r.:.~:;ç•cir:trl·::. ;::~os 

1 irr1ites i1r1posteos ~\O Cr'escirr1f2nt•:' da taHC:\ de mDi'c=.;-·----.',-:tl Í2(- t'la.:.:; a. 

irrupç~o de uma das crises periódicas d0 capitaliSfilO, de 
repercuss~es excepcionalmente profltndas, e é claro cc·adjlJvad2 por 
uma press~o operária adequada, poderia levar a uma pr~~cipitaç~c· 

do pr--ocesso de~cl-·ito, antes de seu amadur--Ecime·(~t·:• nDt:ur--c;..l~ Ur;l2 
crise de realizaç~o deste tipo, ligada a ltm inct~erner1to Mais qlle 

propot~cional do potencial de acumulaç~o (causado pele· crescir~E(rto 
das forças produtivas) em relaç~o ao da demanda efetiva 
(detern1inado pela dinâmica salarial), era uma possibilidade 
per~matlente. O ct~esciwento da capacidade ociosa lev~ria a uma 
irnpe<sr:::.i bi 1 icL .. ":!de de t'eal i zaç~o do excede-nte fr--e-nte 21 urna cJer~1.::nd~' 

uwa 



ainda mais remota, dada a consequente reduç~o da 
a conjuntura que permitisse uma recuperaç~o. 
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Uma situaç~o como essa, em que os interesses de fraç~es da 
classe don1iY1ante pudnssem a~·1eaçar a sobrevivéYtcia do sistema, só 
poderia ser contornada pela suposiç~o de um agey,te que pltdesse 
atuar~ como árbitro dos conflitos existentes no interior da classe 
capitalista. A existência deste tipo de agente era 
sir11Ltl t~nearnente, e Y1~0 p<::tY' acaso, o que erner .... gia da etapa. 

concorrencial e consolidava o surgimento do capitalismo 
monope<lista. Urn. Estado corn caract:er ... :ísticas distir·ttc\s di:\quel2s 
supostas •pela vis.~o but-... guesa, que fosse ao rncsrno ternpo, 
cdntr~olado pela classe domir.ante, e capaz de a·tuar coet~entenler.te 
ceow seus i Ytter·'esses de con.j uY",to e de loY.,go pr21:::o, nTc·sr,lo que para 
isto tivesse que se contrapor a algumas de suas fraç~es, era n~o 
só necessário e funcion21l, como já existente. Er~a elo urA elerner,to 
fundc:·trJH?ntal do "C.;;1pitalisrno Mc'Y1opolista de Estado" que se 
i nst atn""'ava. 

Esse Estado ter~ia, por um lado, a funç~o de zelar para a 
mar,utençào de urn nivel de demanda efetiva que n~o ~me2çasse a 
t""ealiz::t-ç;3:o, ar--cando com urna par~te do custo de -~-·pp·rocluç'2:o da 
for'ça de tt ... c-\balho, mediante gastc1s ~.::,e<ciais. Por o•Jt~'O l<:~do, e 
mais importante par~ nossa análise, teria a fur~ç~c~ de propiciar"' a 
obter-,ç~o de rner~cadc 1 S exteY'n·:~s, urna das funçr~es de seu c-o.r-'t:.,ter-' 
irnpet~ialista obviBrrleY,te ligadas ao gasto rrlilit,:_-\f"', e nc\ e><pctns~o 
d2.5 fr~ontei"t"..,as intet''nas de acurnulaç:3:•:•, f11edi::tnte o se'J gc\sto .. 
Nestt:: últi"rnc• sentido, o gaste• rnilitar par·ecia: t:rHt"r't:?f!l3.ft!'co::nte 

funcional por possibilitar a expans~o imperialista em direç~o a 
nQvos met-.... cad•:•s e a rnanuteY"rÇ~o d•:1s níveis de e.~~plü't'C:'Iç~o do 
tr""'e;ba1hc~dol'~ Y"10 pl0no iYJtel· ... no., pela vi0. c•:•er'citiva .. Alérn dist•:' F.?Y'a 
capaz de get""'at"", qur::~nd·:• necessár""io, urna dern~tnd,c<. efetiv.:-. a.dici•:n'~<::tl 

no curto prazo (efeito multiplicador keyn~siano) sem c~locar 
obstáculos à ac•Jnlulaç~o pela via da C't"'iaç~o de Uf!lc:-1 capacid2.de 
pr~C'dutiva que p•:•del··ia se tc~l·--nar-- e><ce~~siv,3 e c•:•rnpr-··=·r•lc:>.ter 
futut~ar~ente a realizaç~o (efeito acelel~ador ~~eynesi~n·:·l. LJr:1 c~•.ttro 

aspecto.da var)tagcm do gasto milita)~ ern J·'olaç~o aos g~stos 
sc.•cíe.ís, tambérrl finv.ncíD.do~:; pel•:• Estad•:•, er',::\ q•Je o.-..:, COYJ·tr·'f<x-ic. 
dc?o;:~.tE'<.::, ele n~o ter·rclia a aurnentar~ do v,;·.llot~ d.::~ Ulf?f'C2\d.C't.,i,:c\ fc~r--ç·a de 

t>-abulhD. 

Assim, amenizando a tendéncia da queda na taxa de 
ll\cro, via esterilizaç~o do excedeY1te na produç~o de armamentos 
que nô.·::~ get--arn, a•:1 cor·Jtl·~~\Y'io dc·~:S outros tipos de ben!õ.;, urna 
elevaç~o de capacidade or~gànica do conjltnto d~ ecoY1C·rni~, evitando 
problemas de realizaç~o via ·a sustentaçào da dernanrlo efetiva, o 
gasto rnilita~·--, alc?m dE' func·ioYtal, t::·r~a ideologicatrientr-? aceitével 
pela classe domiy,ar~te. 

Corno 
concor-dava, 
t""e l.:tçêic• .::::c 

se p(:<de constata. r--, a v. i são 
no essencial, con1 o k12ynesian].sr1lC• u1i 1 i •:.::o.r-, s!:c:-jEt c•:•r11 

pelo qual c: gasto milit21- lev2r~ia à 
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rlli:1nUtC:'YIÇ~O do CY'C!::~CifllE'"(tt() da f?!CC•"nOIIIÍC\ CL\pítali~..:;tCI, ~-ej2\ a 

respeito da sua efetividade do para tanto. Havia urna outra 
concor~d~ncia importante, relativa à existêricia e crescente poder 
do cornplexo iY",du!:::.tl"ial-rnilitar-- .. Ela foi pal·~adoxalrnF.o"nte urn dos 
eler11entos que Ot'iqir1ou a eHplicitaç;ào:::< das difert""'.'nç:a!:'> exi:::>tey·,tes 
entre as duas visbes e que levou ao questionamentc•, pela vis~o 
marxista contemporànea, do papel dinamizador do gasto militar a 
longo pr-·azo. 

Foram autores r~arxistas, como vimos, que primeiro indicaram 
a possibilidade de uma conjunç~o de interesses no interior da 
classe domirta.nte, incluindo setor"'es do operat ... iado, que levaria a 
uma press~o para o aumento do gasto militar e da produç~o de 
arrnas. Bastante depois, em funç~o do próprio deser1volvimento 
histórico que levou a que essa possibilidade se transformasse 
numa t"'eal idade, sUt"'giu a teot"'izaç~o relat íva a.o complexo 
indt!stríal-militar e à sua importància para a explicaç~o do 
con1portamento da economia e da sociedade norte-americanas. 

A vis~o liberal que enfatizava ·O papel deterrninar,te do 
complexo industrial-militar deu origem a uma polérflica er~ que 
pat ... ticipa""r"""'arll .autoJ"'es mat""'Xistas .. Jarnt=s Cypher" (1975), por"' exer11plo, 
propunt1a uma Cl~itica intet"'na à interpt""'etaç~o do cornplexo 
industrial-militar contrapondo-se à idéia que o controle do mesr~o 
era realizado pela burocracia e ~elos rnilitares, e n~o pelos 
empt""'esár"'ios .. E ur11a cr"'itica exteY·na, que, entt-·etantc•, foi melhor 
explor""'a.da pot'"' Mandei (vet""' adiante), argurnenta"f,do que a 
superestir11aç~o do complexo industrial-rnilitar relegava a um ç,lano 
secundát~io .a contradiç~o principal do capitalisrn0 maduro: sua 
tendência a get'ar capacidade produtiva num ritmo mais elevado do 
que o do crescimento da· demanda efetiva. 

Outl"""OS 
como Ct""it ica 

autores~ conto Reich e Finkelhor (1970) agregavam 
intE~r"'na ao esquer11a 1 ibet~al, a de que o or""'çarne·nto 

mi 1 i ta r"', ao contt"'ál·""'io do que se pl·~•:•punha,- r·,ào poc!eri Et seY' 
fac i 1111Ente l-""ealocadc• pat""'a atendet""' necp~_.,c,idades ~;·:•clais sem le-..tar 
o pais à depress~o. Da mesma forma, a concepç~o de que as 
empresas de armamentos constituiarn um enclave dentro da eco~,omia 
Y"IOT"'te-anrer··iccn··,a n~o deteY"1do suficiente peso para infl:Jir no seu 
conlpC•t"'tar,Jento, en~r"::l. C\"it i cada. Enq!.,'\nd ( !'J70) v a .i rtl<'~"ti'.: além nc::-sta 
dit""'eçã:o, <::icer·.tuando a exis-tt~Y..cia de um clar"'o cerrd:;e•:tdo class1sta 
na formaç~o do cornplexo industrial-rllilitar deter~mir,ado pelos 
interesses da classe capitalista norte-anlericana c6n1o um todo, e 
n~o por um processo de agregaç~o de interesses atomizados. 

Em termos da vis~o marxista, a critica liberal do complexo 
industt"'ial·-rnilitar- contiY"1ha duas ir-•COt"'r ... eçCies muito r;ldis gr--a··.,·t.o:s e 
divet"'sionistas q•Je as der11ais, e que dever"'iam ser· atacadas 
pt""'iot .... itar--iamente. A pt"'imeit ..... a é que, ao et""'igit-· o cowplexo 
ir-sdustr"'ial-rnilitar-' Como uma espécie de 1'bode expi,::.tór"'io" d,3. 
politica armamer1tista norte-americana, eY1fatizar1do o poder dos 
grupos de irlter·esses existentes, a ·análise n~o conten1plava o 
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papel de mantenedor da expansào imperialista que desempenhava 
esta pol :i t ica.. UbscUt""ecia-·se, assim, um dos elementos 
fundamentais do capitalisr~o monopolis·ta - o imperialisn1o - que 
n~o podet"'ia SPY" esquecido.. A Sl:?gunda inccq·"'Y'E?Ç~·=~ residic, ·na 
superestimaç~o, t~o ao gosto da sociologia e da ciência politica 
norte-americanas do periodo, dos condicionantes sociológicos e 
politicos na definiç~o das linhas mais gerais de comportarnento 
seguidas pelos EUA a nivel internacional. Ao enfatizar 
desmedidamente a importância do complexo industrial-militar, 
t"'elegava-se a um papel muito secundér-·io a impoy·tf.ància de• gasto 
militar para a lógica de funcionamento intrínseca do capitalismo. 

~ interessante notar que as cont~ibuiç~es dos principa·is 
autor·es marxistas do periodo n~o s~o muito contundentes em 
relaç~o aos autores da vis~o critica liberal do complexo 
r,lilitat"'-industt"'ial. Isto porque ela cumpria urn papel de denúncia., 
e mesmo de expl icaç'2(o teót"'ica do ar"'mar11ent iswo, irnpor""t.: ... nte ern 
terrnos políticos, embora fossem inc~rretas as recornendaçbes de 
política que dela r-·esultavam. De fato, Y'1aquela época, r11uit<::ts 
economistas filiados à vis~o liberal apontavam o caráter 
tr"'ansitório e acidental do gasto militar, resultado de uma 
coaliz'2(o espúria, e passivel de ser substituida com vantagens 
pela despesa gover-·namental civil. Ma"E., por outr"o lc-1do, na medida 
em que ela dava margem a uma inter~retaç~o errônea do 
corr~pol ... ~ ament o do b 1 oco soe i a 1 i st a, 
vis~o podia ser entendido como ur~a 

que para os 
ameaça rea 1, 

efeitos dessa 
el·-·C~ necessár .. i o 

concentrat... esfor~ços noutra direç~o. Era irnport~nte, para a 
legitir1taç~o das idéias socialistas, er1fatizar o arr1Jarr1erJtisrnc~ corno 
uma tendência imanente.ao capitalismo que, com a corlsolidaç~o do 
bloco socialista tinha arneaçada sua expans~o, er11 dir·eç~o aos 
mercados mundiais de lucratividade extraordinária. 

Assir11., por ... inter'py·etar o complexo indt_tstrial-rnilitt:\r-: con1o 
uma caracteristica n~o-acoplada e funcional para ~ lógica ma1s 
arnpla da acumulaç~o do capi·tal, a anális~ pr··opiciada pela 
cot'"'t .... el"'",t e 1 i bet"'a l rne·f·ec i a sornen te set"' comp 1 emer·1 t ad a. Par-· a os 
marxist~s, a busca da realizaç~o do excedente pressic·r•ava, 
r,ecessária e contihuamente, para a ampliaç~o tl~s trc·r-stel~··as 

inteY"rta:::; e exteJ ... nas de acurnu1aç~c· e, po!" isto, d·:• ;:~-,-rnc\rnent 1 srnr:• .. 
Assittlilf..\ .. -lo a um fet··,órneYtO cor·,j.untut"'al que poder"ia ser" supr ... ir11idc•., 

ey·a, no m:í ·ni mo, i ncor~Y'eto .. 

(4 pr·· i nte i y·a dessê:\S i YICOr""'t·"eç·:jes deu o r .. i gew Et l""'t:'f .l E'H~o 2cer·ca 
do papel do gasto T11ilitar"' na eHpat"IS~o iroper ... ialist.::1, e a~-S1ft1 Y"Ja 
rnanutençà:o do capitalisfllo. t:l segunda or"'iginc•u a teoi·izc.<.çi:l:cc Ed:::-e·r-·ca 
da in1possibilidade a longo prazo de postergar~, atr~vés do qasto 
n1ilitar e •do arn1a~1entismo, a crise do capitalismo.n maic•r parte 
da py·oduç:3o teôi-·ica alinhada cc.•rn a. vis€{o rna·rxista c<::•ntE-r!lpor·c~r-,ea 

dedic•:·u--~;e à explov-,'2\ç;;-ro da pr"'irneil·'a ince<r"'·r"'eç~o isto é, ao 
esclat~~cimento do papel das p~àt1cas imp~riali~tas ~lara a 
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extensô>:•, do 

Em seu 1 i Vt"'O s;otn"e Q_c~_p_;L:tªJ--~~Js:r("J.Q.PgJ...:l~:t-ª·' dE· i ~15b, Bar-·an e 
Sweezy privilegiam claramente o papel do arman1eY1tisn1o (e do gasto 
militat") enqllanto elementos de supcrr·te da e>cpans~o imperialista. 
Através de toda uma série de expedientes, que v~o desde a 
intervenç~o até a ajuda econtlrrtica, mas sempre respaldados pelo 
seu poderio militar, os EUA teriarn conseguido assegurar a sua 
expans~o em direç~o a mercados corn lucratividade crescente e 
capazes de absorver o capital excedente sem possibilidades de 
realizaç~o interna. ~ ir1teressante observai .. que, embora Y1esta 
ob~a seja bem n1enos enfatizado o papel dinàm1co 1nterr1o do 
ar---rnaHJentiswc~., Paul Bat"an, eut seu liVre;. cJe l'::J':':j7, ~l_t;s;:s:~.!}~~-~j-~ 

polj_t_~ç-~_dc.:___Q._e~~nyolvimento, pa·r--ecia estar"' mais p·.-··eocupad·=~ er11 

t"'E'SS~":tltr.:n... os efeitos que cr at""f11arnent isrno deteJ·mi"frd a nível 
i y·, t E'l·"'YIO" 

Outro economista rnarxista dos EUA Hary Magdoff, er~ seu livro 
B._Er""'a çlo IrnJ2 . .êi.~i~LL~m~;:, de 1':359, dá ur11 tr"'atau1ento serrH.~J.harYte ao de 
Baran e Sweezy à quest~o do significado do gasto militar par--a a 
economi~ norte-americana. Sua abordagem assimila as exportaç~es 
de mercadot""'ias e de capital à despe~a militar, n1ostrando como 
esta últirna deserapenha um papel viabilizador das prirneiras. 
Embor"'a r"'essaltando a irnpor--t~!,ncia destes ele1nentos pc:tra o 
fot""'t:alt?cirrlento do ''cent.---o estr---atégico da esti"utur-·a ir~c!ustt"'ial 11 , 

Magdoff tampouco aprofunda a análise iniciada pelos atttores 
ma~xistas ~nter--iores à Segunda Gtterra lilur.dial, a respeito do 
sigJ••ificado do' gasto. militar para a di•··,êmica intet~Y.a do 
capital isrfÍO nor-'te--amer'icano. Jarnes 0' Connor~·~ er;l artigos 
publicados de 1956 a ·71 (e posteriormente publicadr:•s sob a ~orma 

de livr"'o ern 197lt) tarnbr:.ro adota IJrna pet""'spectiv.:=t sernelh.::-"lr,te .. 

Essa tendência a privilegiar o aspecto ext~t"'i'JO do qasto 
wilitar""' corno supo.---te viabilizi::\dor·' c.Ja exp.=~i~.s~o lf!lpPl"'ialistC\~ 

presente também nas obras de outros impor-tay.tes auto•-'0'5 r~~rxistas 
prodt\zi~as Y10 final dos anos sesser.ta e inic1o d~ década 1370, 
teve ~u2 origern Y1a conjuntut""'a que caracterizava o debate sobre o 
tert1a ne'='-ta époce.. U gasto militar""', c\pl.,.~:?-E\"r" der seu cc"t·:-·áter· !:::.':'c1al 
negativo, e apesar de beneficiar os grandes oligopol1os e o setor 
mais conservador da politica norte-·arnericana. apreser1tava 
resultados francamente positivos er11 termos do impulsr:• ao 
crescir:Jel~to econornico. N~o parecia por isto pt"'udent-e aprofLtY,dar 
a CY'i.tica mar--xista f"'Ela-tiva ao seu ir,lpacto ec,:rndrnic'::' inte)"'nr:r .. Pcrt ... 
outt"'C• lado, a sociedade nor ... te-amer""'icc.-\na, estB.va fJIUltcr rnais 
preocupada com o aspecto moral e o dano social e ecor,omico 
intet"'YlO causado pela intérve1~ç~es norte-arnericar1ns eM ~~Jbito 

nlur,dial, do que cow o impacto do gaste• rnilitar· na ~121··~utenç~o do 
pr'·oct.·:u-;scr de .acumulaçiJ:o capital ísta a YJ:Í.\/el iy-,teJ"'no~ 

Pol-- outr--o 1-~:":\do, dentr--o da visÊio mal·"'xist.::t de:\ époc-~\ 

t ... =:u·-e f a i n1po1~ t à nc i a ind"icav· as do 
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orientaç~o assumida pelo bloco 
e, inclusive, sua par'"'ticipaç:;:;•:• 

na corrida armarnentista. Era considerado necessáric•, pelos que a 
ela se filiavam, cornbater a interpretaç~o ingênua, e c•bvi~rnente 

viesada pró-EUA <ou pró-capitalismo>, segundo a qual aquele pais 
tinha que aumentar continuamente seu poderio rnilitar para 
defendeY" o 11

f1lUY1dc• 1 iYY"e'' e os "valor--es ocidentais-cl·-istàos 
contr"'a o ~~expansionismo soviético''. A esta interpl"'etaçÊío, eles 
lograram antepor uma outra, com um grau de ob.jetividade e 
respaldo empiriço inquestionávelmente maiores de que teria sido 
justarnent~ o socialismo em consolidaçào que ccrnstituia uma arneaça 
(a ser combatida) à manutenç~o das altas taxas de retorno que o 
capital norte-americano passou a obter a nivel ir,terJ~acional. De 
fato, a violer,ta' expa.,.-,s~o der capital tr~·ansrlt:lCional 

norte-americano, e a penetraç~o em novos mercados que 
possibilitavam a obtenç~o de taxas de lucro muito supericrres à 
intel·~na, tet"'ia sido irnpossivel caso o bloco socialista n~o 
houvesse sido mantido altamente desestimulado a expandir-se, 
subtraindo assim evetualmente importantes Mercados à órbita 
norte-anlericana. A existência do blo~o socialista, que tende a 
colocar-se como uma alternativa, mais do que ideológica~ real, 
para os paises capitalistas., sey·ia, de qualquer~ for"'ma, o 
princi~al elernento que leva à expans~o do militarismo e do 

• 

A argumentaç~o n1arxista conternporânea que discute a segunda 
citada, pr--eocupando-se cora as irnpl icaçt<es do 

armamentismo a nível interno, orier)ta-se para elucidar a que~tào 
sobre se existe uma necessidade imposta pela· dircarnica de 
acumulaç~o capitalista. que leve tendencialmel~te ao aurnento do 
gastcr militar. As principais categorias de análise utilizadas s~o 
a alocaç~o e realizaç~o do capital excedente, a der0anda social 
efetiva ., a comp•:•siç~o or·gá'tnica do capital e à tendência a queda 
da taxa de lucros-

Ao contrário da maioria dos ou·tros ecor~omi~;t~s marx1stas 
C<:)nt E?.l11por'~neos, El~nest l'~landP 1, em !:5-u~,t obr"'a Q_t~-·~·\flJ_t0)_L~~!D.';~.--L0..!..:._ç:Li o, 
de 1972, preocupa-se em resgatar na sua totalidade a problernática 
do pape~l do gast•:1 militar e da pY'Crduçi:t:o de êd·"rnas no capital isrno, 
tal corno ot ... igir-,.alrtH?l'"tte ap)·"eserrt-ada poY' f~osa L'-_I>(E'rnburq~ Seu 

esquema de raciocinio nessa obra, onde trata com mais detalhe que 
ern outr"""as esta questâo, é eo mesmo dos pr"'irneit"'c~s teól"icos do 
imperialismo~ Sua preocupaç~o centra-se rta tentativa de revisá-lo 
à luz do estágio atual do capitalismo e .da ebonomia 
at"'roarnent i st a .. 

Partindo dos esquemas de reproduç~o originalrnente prcrpostos 
por"' f\'!aY'X, e adicionando urn ter--ceit"O setor, responsável pela 
pl~oduç~o de meios d? destruiç~o, Mandei mostra corno a produç~o de 
armamer,tos n~o sa·tisfaz as condiç~es necessárias para assegur2r 
ao capitalismo um potencial de expan~~o a longo prazo. Iniciar,do 
cof!l a análiSe di3 ceorf:por,:;iç,'3:o C<~"'gàr,ica dCJ capital do SE'tc:..r" de 
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paa~a sua realiz~ç~o é qlte a 
pr'azo, (:t que é totalwer-.te 

Uma outra condiç~o de 
que o qasto rniliti3.f'" ·r~ecess<~\r .... io pc::ü·a l"'ealizar"' a 
<::::.t?ja deduzido da mais-valia !;lel··c:tda, e y,~o da 
mostra-se igualmente sem sentido. 

Assim, a análise das condiçbes r.ecessárias para que fosse 
contr-abalançada a tendência à queda na taxa de lucros, realizada 
a pat--t it""' de hipóteses de comp•:•Y'tarnento sob'r"'e sPus elenleY•tos 
deter""'minantes, a taxa de rnais-valia e a cor.lposiçbo org~nica do 
capi ta 1, leva··-o a descar ... t ar""' a pY'Oduç~o de cn ... mcH•lent c•s ·como so 1 uç~o 
de longo pr-azc•. Pc•r""' Col\tro lado, se o gasto mi 1 it.:.n"' for de fato 
fi"nanciado a par'"'t ir dos salát""'ios, levando a urn aumento na taxa de 
wais-valia, mas reduzindo, simultaneamente as possibilidades de 
realizaç~o do produto gerado, n~o t1á possibilidade de que ele 
venha a manter indefinidamer)te o processo de acumiJlaç~o. 

Ao tratar da contradiç~o do rnodo de produç~o capitalista 
típico do estágio maduro do sistema a cr~escente geraç~o de 
capital excedente - ~landel entra na parte talvez mais iwportante 
de sua análise. Ele parte da hipótese de q1Je a atuaç~o do Estado, 
r-1•::• senl ido de financiat"' •:•s gasto ern ar"'rl1,::\rnentos at}"'avés de 
iwpostos 
setot""'eS 
COY"1d i Ç~O 

sc•bre os salários e a mai~-valia correspor.dentes aos 
de bens dn investimertto e consur110, pE>r~r~JitiY'ia ur11a 

de equilibrio capaz de estimular o cr .. escirnento 
ecor)Or~·ico, mesmo em situaçbes de ple11a ocupaç~o da m~o-de-cbra e 
de outros recursos. Neste caso, er.tre·tanto, t1averia .uma 
permat)ente ·redistribuiç~o do e>ccedente gerado a favor do setor 
p!·""'üd ,_tt o r"' de aY'mament os 1 que t et""' i a por"' corsseq ·-~~i'"•C i a ur1Ja c':•nt .i. nua 
retr""'aç~o da economia civil. R concorr~ncia irtter"'-capitalista e a 
própria contradiçao entre capital e trabalho teY1deriam, 
entt-·etanto, a estabelecer"' um limite a esse pi·c·ce~,:_;o q~_te tY'a:z 
consigo a permanente possibilidade de desestabilizaç~o social 
intei·""'na. Este lirs1ite é evidentersle·rste ·elástic::-•:· 1 alér11 de 
n1ar.i pulável att"'.Ztvés da pt"'opc1ganda idec~l óyicç:1 EICt::·r-c:· .. ~ da .:<.rneaç·a 
representada pGlo potencial bélico do inir~igo, que está r1a t~aiz 

do arm<:H!ler-.t i smo. 

()tr ... avéS ele !;;,-U.::\ análiSE~. pE1t·'~3 P.Hp} iC<?.\l"' C< funciCoítO.rllf:"-:."'"(itO do 
capitalismo maduro, Mandei consegue demonstrar que ~ua n1anutençào 
demanda um cr'escir~er1to no gasto n1ilitar pelo menos iqual ao r~i·tmo 

de e><pans~o da econornie., dai o car-'átet' que c"r-·escentemente 
assumiria, de uma economia de guerra permanente. S~a conclus~o, 

fundamentada pot"' esta análise, é a de que, da mesma r~aneira que o 
capitalismo asce11dente foi capaz de estirnular o crescir~e1·1to 

econ6rnico, baseando--·se na indústria de bens de pt~oduç~o e de 
consun1o, o capitalisMo ''tardio'', cal~acterizado pela tend~r1cia de 
aumento do capita~ alér11 das oportunidades de valot~izaç~o, c0Y1duz 
ao dt"""'r!lcdllent i srno pet"'f!lane...-.t e-? e cr"'escent e ccrrtlO a 1 +; er--r-,at i "-/a par ... a 
pr"'eservar-se. ~ cla1~o que ~lém dessa pc~ssibilidacl~ de dife~ir a 
ct""'ise (e a d2l·""'i·~-::ocada), existe c• r'ecu~·""so à guer"'i·~-i:"\ qt.\f.:~, no c<:::\~3-o:t de 
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ser' ur11 c•:q··,-flito do tipo col~lvt-er-,cionE\1 lir11itado, podE·i··-i~:~ ·r~ecri.-::n-- as 
condiç~es para um novo ciclo expansivo do gasto militar .•• 

Outro a•Jtor contemporàneo, de filiaç~o m0rxista, ~lichal 

Kalecki, , .... espoi~tsével por"' ir,lpo~·"'tantes contr-ibuiçê'o!:::>s:. no cctrnpo da 
dinâmica econbr~ica, tambén~ preocupou-se com a quest~o do 
armamentismo e da produç~o de armas. Onde mais clat"'arnente aparece 
sua precepç~o do papel do armamentismo para a din~n1ica do 
capitalismo é num artigo publicado em 1967. Analisando a quest~o 
da der,Jay·,da efetiva ew l~osa Luxenlbuy··g e Tugan-~··E-~ar--anovski, l<alecki 
mostra como ambos os autores, embol~a privilegiar,do aspectos 
distintos das condiç~es de manutenç~o da acurnulaç~o capitalista, 
sugeriaM concepç~es· válidas para o ente11dimente do caráter do 
ca.pitalismo CCoJ'"Jtempot"'~Y~eo. Tanto a saída·dos ''me-r-'cados exter~i'"l':.S:" 

de Rosa Luxernburg que incluiam o gasto militar - como a 
''produç~o de máquil1as para a produç~o de rnéquinas'' - que adraite a 
pt~oduç~Ct de fiH?io!::. de 11 destt .... uiç~o 11 se evider,c.iavarn, par""'a 
Kalecki, como caminhos possíveis para a manutenç~o, nLtm nível n~o 

disruptivo, do f1JnciOY1amento do capitalismo norte-anlericano da 
época. O gasto militar é apontado, assim, como ltrn mecarJisr~o 

especialr11ente adequado paY'a tal finalidade, seja evitar-1d<:t as 
crises ~e subconsumo, dado que pode viabilizar um adeqLtado ajuste 
ent ~"'e a den1anda efetiva e a pt"'r:'d uçâ:c.~ se.j a as de SlJ pe1··-prod uç~c·, 
urna vez que 
excedent á r· i a .. 

é capaz de ' esterilizai~ a capacida(je prod,~tiva 

A~ conclus~es a que chegaM Mandei e outros, parecem possu1t~ 
um f11aior' poc_Je1· ... explicativo do que o l•:•gt~ado poi·' C•'Jti-~·,:::<.'3 c•:•i~·r--ente•;:; 

do rnat~xismo conternpc·r·àneo, seja a que privilegia os aspectos 
extei"'t'"JOS do gasto r11i li t·a'r'"' e CJ irnpe)""'ial ismo, ou aquela que se 
er-,gajou ·!'"1a ''polémica econor,1étf·~ic-a'' !:-obr"'e o irllp<::,,c:::-to:• dü ga.sto 
militar no desenvolvimento econômico. l~ais do que as outras, a 
pel~spectiva recém-comentada 11os parece uma resposta coY,tLtndEYlte 
ao keynesianismo ~1ilitar. Isto porque ela ~Jostt·a 1·,~o existlt~ 

q'Jalquer , ... az~o estt"'itamente econdmica que legi·tiroe a hipótese de 
que o gaste• mílitr:.-\t"' tel··,da a resolver--·, .-_ _:.u c•:•nty·ibulr~

positivarnente pat~a a supe"í'aç.·Êt•:' das cc.ntl·"'etdiç:jes do capital isr!lo 
que levam at:• at~y·efecirnento do ct..,escime!'""rt.-: .. • econdn!icc•. ~~ •Jt i 1 i zaçàc• 
d•:• gasto militar·' como solur;~o pal"'a os Pl"'C•blerflas c!P oc-•JpCIÇi:t·=· elA. 
~capacidade ociosa, de!:;;ernpl-~ego, etc.. pe-J""'Illítir:i.a e,itu.:::~çf:5t·.?S 

convenientes mas de pouca d1Jraç~c•, transferindo para 0 tutltt~o as 
co1~tradiç~es, que voltam a se manifestar de forroa ainda T11ais· 
grave. A única maneira de atacar essa recot~rêr1cia den·tro da 
lógica armamer,tista atualmeY1te em vigor seria com maio~~es gastos 
m i 1 i t at~es.. Tende-se, pQt"'t ant o, a uma si t l_taç;t(o de peJ·~manent e e 
cr"'escente gaste• mi lita·r ... que, sem Y'esolveY' os p·('oblE·r11~:~~- a rtível 
ecc•Ylôrnico, cc•mo pY'op:jern alguns, acey-,tua cad2. -.,;ez f11ais;-. a 
caracteristica armaMe11tista da fase atual do capitalisMo. 
Neste sentido, a a1~tiga contradiç~o do capitalisr~c·, q~te reside na 
crescente socializaç~o da produç~o e na apropriaç~o p.~ivada dos 
t"'esul-tados deste pr·c,cesso, pet"'ma·neceria, trr:tl''";~rnutada e 
modernizada, mas sem qualqLter soluç~o. 
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Nent1um dos autores filiados à vis~o marxista chegou a tratar 
em detalhe da quest~o do desenvolvimento cientifico e tecnológico 
cc~m fil""talidades militar-es. As poucas t""efe-r~ênci1::\s exister;tes, 
entt·'etal ... ,to, indiccusl uma aceitaç;;t;{o da e>:isténcia de 'Jrsl "spin off'' 
da P&D militar para o conjunto da ecónomia (ver, por exerDplo, 
i'1ar-,del, 1385:214 e Bc:p·"an e Sweezy, 1969:172) .. Esta pl .... oposiç21:o, 
adiante abordada será criticada posteriormente por outros a1~tores 
que, dedicando-se à anélise da probleMática cientifica e 
tecnológica Yto êmbito militar", apontam pat"'a o_papel de iYtibiç~o 

da P'r''C•dut i v idade e do Ct"'escimei'Yto ecoy,bwico detei~-r,·li·nado pelo 
at"'marnent i sr110 .. 

~-l waty·iz de pensalslEl'""sto sobr""'e o Ctl""'mamentisrno e o rnilitar-·ismo, 
cat""'acter""'izada .,..,o capitulo antet""'ior... como vis~o c.l2ssica, foi 
sendo rnodificada e ampliada no periodo posterior à Segunda G~~er""'ra 

f'r1ui'",dial. Urna. de suas c!er ... ívaçê'ies é a chamada 11 Visào neoclássica", 
que, à semelhança de sua vers~o ecor,bmica prc•priamente dita, que 
se consplidou no fi11al do século pa~sado, toma como ponto de 
pat"'tída a visâ:\o cléssica, rnas chega a posiçót.?S q'JE? tel"·'winarn p·:·r 
descaracterizá-la. De fato, es·ta é a visào que talvez rnenos 
contt""'ibui pal~a o entendimento da problemática atual do 
ar ... roarner·,t i swo. 

clássica princ:ípio de que. o Est adc=, 
entendido como um ator ur.itát""'io e porta--vo= dos iY1teresses do 
conjunto de seus cidad~os, e interpretando u~1 ser,tir11ento 
nacic·r•al acerca da ameaça de um inimigo externo, deve toma~' as 
providências necessárias para evitar (através da dissuas~o),. 0~1 

par-·a enfr*·en·tal·"' 'Jfll ataque.. Enfatizar,do o papel do Estadc• ~'"~'-!fil 

sisterna democrático e pluralista, na soluç~o dc·s co11flitos 
irtternos da sociedade e na fiel e>{ecuç~o das decis~es de 
consenso, esta vis~o n~o reconhece, por exeroplo, a 1r~portãricia 

dos militares como mantenedores da ordem inter1·1a e a sua 
influ@~-,cia .,.-,a tornacla de decis~es atr-'ibuidas ao Estadc•. A 
exísténcia de potenciais inimigos externos e de guer•~as é 
visualizada po1"' ela como compone.,..,te ir-,tríY,seco Ct ·(,i:\t,_n-·eza da 
humalpra e às relaç~es entre naçbes, a se1 ... dirninuido ou elim1r,ado 
em última instância pelo emprego da f?rça. 

Nesta 
resultado 

per-'spect i v a a 
de urna decis~o 

envolvidos com 6s potertciais 
o pais vencedor. Da mesma 
criaç~o de uma capacidade 

é vista, sirnple~.;.rnente, 

econômica que compara os cu~tos 
beneflcios que podem dete·,-·rni·f'·,ar .... 

corno 
nela 
pay·a 

as decis~es ~ respeito da 
''defen~;iva'' (Ytunca 

preparaç~o ofensiva) s~o 

Estado, avaliando--se o seu 
"pt~efer ... énc i as" de consumo 
despesas públicas. 

t owc:1das no interiol" 
opoY'tunidade 

~-e s•Jpée 
do <.:tpa.~--e 1 h o de 

às 
de 

custo 
do:-s 

de 
cidadãos ou a outt--o~.; tipos 
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A quest~o do esforço econbh1ico de defesa dei>(a assirn de 
cons·ti·tuir~ uma d~cis~o de responsabilidade da ·sociedade e passa a 
ser uma qyest~o contábil, decidida att~avés do poder mediad6r do 
Estado e de seus técnicos e especialistas. Essa vis~o elt1de a 
ir-,fluência dos gt"upos de fy·,ter ... esse i'"IQ pi· ... ocesso dà tor11ada de 
decisbes que leva à criaç~o do potencial de defesa. O argur11ento 
de que, em tempos de ~az, deve ocorrer a prepar,açào para uma 
guerra sempre potencialrnente presente faz com que as decisbes 
tomadas só possam ser avaliadas no caso de su~ ocor~réncia, a 
única instancia capaz de mostrar o acerto ou n~o das medidas 
implementadas. Em condiçbes normais, o ambiente de sigilo que, 
numa permanente situaç~o de conflito potencial, deve proteger as 
decis•':íes e açóes neste campo torr-,a ir11eoss:ível qualquer 
aval iaç~o das mesmas pela sociedade. 

Na medida em que o equilíbrio determinado pela econor~ia de 
mercado n~o satisfaz os interesses coletivos (ern funç~o da 
e><istência de mol,...t.:tpól ios, bens iYsdivis:í.veis C•U Efeitos exter~nos) 
legitima·-se a intervenç~o do Estado como meio de alcar1çá-1os. No 
caso do gasto n1ilita..--.., cabe ao Estado COI"tlpat:ibiliza...--· as 
preferências manifestadas pelos individuas em relaçào à defesa 
face a -outros bens divisiveis de nat~reza privada. ~ a resti~içào 

técnica de indivisibilidade do equipamento bélico, e de resto as 
caracte..-.... istica5 da Ol"'gani:;::aç.-~o rni.lita~ .... , que dá ao gasto r,1ilitcn"' 
seu car"'áter público e cole·tivo. Os gastos com a defesa co~f1gurarn 
um exernp] C' ti pico dos indivisl..veis que só podt•r11 
p..-... C~du::idc•s e consLtmidos pelo Estado. 

Pau 1 Sawue 1 sor .. ,, 
dedica alguns poucos 
militar na din~mica da 

ew seu conhecimento manual de ecoY,ornia, 
parágrafos à analise do papel do qasto 
econornia norte-americay,a. T!-·atc:\l-~dc--~-e de 

"l'"tEOC 12<.SS i CO ur11 dos expoentes do pensarner·,to 
opiniÊí.o pode 

econbmico 
contempor~~~eo, sua 
representativa desta posiçit{o .. 

r11ilitat"' 

ser 
Segundo ele, 

que pudesse especial no 
rnultiplicadOl""""' 

gasto 

CtUt t""'aS 
pt:•del""""' i a 

na 
despesas 
tet ...... sua 

economia norte-americana 
públicas. Portal'-,to, uma 
consequência de aumento 

como 
n~c· existiria nada de 
levar a urn efeito 

rnaio..--- de• q'-1e o de 
diminuiç~o do rnesmo 

do desen1prego por 
cont ~~aba 1 ay-,çada, pc•l"~ exewp lo pelo aumento dc:1s <:•ut r-· as .despe:;a. s C•'.t 
pol·""' lJflla diminuiçâ:o dc)S irnpostüs. Hlém do que, existir--iar~1 

vantagens associadas a esta iniciativa. Uma reduç~o no gasto 
militar levaria a uma queda no déficit externo e a r~eno~"' press~o 

para a sobre-valorizaç~o do dóla1""'; il~strurAentc•s de politica 
monetária e crediticia pode ser usados com o ob.jetivo de 
redil~ecionar o investirnento da área militat ... para outros setores. 

A confiança de Samuelson nos mecanismos de mercado e nas 
fet"'t""'C:\111entas wact~oeconüwicas desel'"iVO.lvidas nas últ irtla':õ, décadas 
!evam-·110 a postular que a economia nor'te-americar)a poderia ser 
~:p-"'t:n'",derm~~nte beneficiada pot"' um cortE'".: no gasto rr.i l itcü-·. Hes~s.:;:..1ta., 

entretanto, que, embora n~o exista qualquer raz~o econ~rn1ca para 
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a sua manutenç~o contrariamente ao que postula o pens~mento 

marxista pode haver obstáculos politicos ao cot~te no gasto 
militar"'. Eles e-star"'iam ligados a ur11é:l incornpr'eensÊtc•, por' pi:\t~te do 
público en1 ge·r"'al, a 'r"'espeitc• da viabilidade do cr""'escirnento 
econtHs1ic-o dissc•ciado de p~::-sados gc;'lstos rni lit.::1·('es.. Coy·,yérn 
enfatizar"' que San1uelson n~o menciona explicitamente a existência 
de grupos de interesses (do tipo do complexo industrial-militar) 
capazes de pressionar no sentido de manutenç~o (ou ampliaç~o) dos 
gastos militares. 

A idéia de que existe um nivel ideal de preparaç~o para a 
guer"'t"'a, determinável a partir da ''preferência pela segurar,~a'' e 
do seu custo oportunidade ern relaç~o aos gastos públicos civis, 
leva à foY"mulaç~o da quest:tto do gasto f11ilitar CC<f1IC• um típico 
problema passivel de ser equacionado pela economia neo-clássica. 
Os "consumidoY'es" (isto é, os cidad~os) atual· ... iarn coroo::t unidc;\des 
isoladas de tomada de decis~o, baseados nurna racionalidade 
lll'"IÍVeY'salrneY•te aceita, rnaxifllizando sua 11 Utilídade' 1 em t .... elaç~c· ao 
custo da defesa e à sua reciproca, o custo do desenvolvin1ento. 
Um equilibrio geral de todas as par~tes interessadas seria, por 
defir-,iç~o., possível. A part it"' da integraç~o das cur"'vas 
individuais de preferência, seria deduzida ur~a funç~o de 
utilidade coletiva que permitiria definir o nivel adequado das 
despesas militare~, a part·ir de condiç~es de coY,torno 
estabelecidas pelos objetivos estratégicos e pela disponibilidade 
de t""'ectn"'sos .. 

Um born exen1plo da tentativa de apl~caç~o de• ir,str'l\Uicntal 
ecor10rnico neoclássico na reso!uçào do problerna da d~t~rrnir,aç~o do 
"nível ót imo 11 de gasto flli 1 itar ... foi proposta p•:q·""' l7 icNarna'r"'a ( 1•:3E,B) 
e fol~malizada por Gitli (1984).0s economistas conten1por~nec•s que 
se filiarn a esta tradiç~o recuperarar~ a reflex~o sobre a g1_1erra e 
o at"'marnént i smo, t r-'ansrnut a -.... ·,d.:.-:-a nur11 Prob l erna 11 econum i co'' ·r1c• 

sentido mais pobre do termo. Sua preocupaç~o pa~sou a ser uma 
gener~alizaç~o do concei·to de guerra, descaracterizado de 
qllalquet .... cccnotaçg,:o s._ocial ou econ6fl1ica _mais ampliO\• 

c~:·rnó se pode vet ... , a pe·r ... sp"ect i\/a ne•:·clássica é inte·r'"'pr-·etada 
pc•t"' duas pel···cepç~:;e~.:.; de cel---ta fot"'r,,a coy,t )"'ad ~ t ór"'i a~-- Pc·r· url1 1 a do, 
ela mantém a idéia de que à guerra e. o armarner1tisrno seriam algo 
inerentes, à natureza h~in~na e, portanto, n~o pertencer1tes ao 
campo de preocupaç~es da economia. Nen~JUM esforço significativo 
foi envidado, pelo~ seguidores desta vis~o para analisar as 
transfot~maç~~s que o fenámeno, e suas determinaçdes e 
irnplicaçôes, sofreu ao longo da história, e em especial aquela 
que se acirrava com o capitalismo, j~ apontada por.Adam Srnith, da 
crescer,te incorpot'aç~o do pro~ressc• técnico à arte da guer~ra.Ç'or 

outt"'O lado, na medida ern que a ecoi'·,c•rl1Ía 1 con1r.::• é po·r-· eles 
enter,dida, dispôe de métodos passiveís de serem aplicados a 
quase qualquer esfera da a·tividade humana, entre elas a que1~ra, 

evidenter,Jente~ n~o t·1á porque n~o aplicá-los .•. 
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A vis~o liberal critica do complexo industrial militar, 
abordada anteriormente, foi conforn1ada basicamente pelo debate 
entre as vis~es keynesiana e marxista contemporânea ocorrido até 
a final da década de 1960.. Vát"'i~:~s aspectos t"elativos à y-,attn"eza 
do armamentismo do pós-guerra e do seu impacto ~obre a economia 
s~o discutidos na 1 iter"'atur"'a. Er·,tt"'etar-,tc4, como já indicar,los, este 
debate n~o tocam uma dimens~o que já aparecia como irnpot"'tant~ no 
armamentismo, que é a dimens~o tecnológica. 

Era dificil explicar este fato num momento ern que a P&D 
militar já consltmia uma razoável quantidade de recursos e 
produzia resultados bastante significativos, e no qual o 
armamento fabricado pelos paises centa~ais já dava rflostras de uma 
tendência a uma sofisticaç~o contrapr~oducente. ·Isto se deve 
talves ao ~ato de que os economistas-que se pr~eocupavam com o 
tema do armamentismo e que participavar~ daqueles debates 
estivessem situados no car~po da Macroeconomia, nào te~do 

portanto seu interesse despertado para essa dimeYts~o 
11 
per~-t encent e'' ao ~rnb i to da 111 i Ct'"'oeconor11 i a, e r11a i s es pec i f i carJ1e·nt e 

da ot~ga-nizaçÊto industt"'ial .. Essa dirnens~o entr-et,c:;n·-~to, r,ijr,:, só já 
estava se convet··tf.:?ndo num aspecto cl~ucial do:) ar--r,lamentisr,lo, cort1<:• a 
revelar se um elernento central para esclarec~r aspectos até 
ent~o n~o-explorados (e até certo ponto menos explícitos) de• seLI 
impacto econbrnico. De fato, a quest~o da ineficiência para o 
funcionar~ento do sistema econbmico que o gasto militar e a 
produç~o de armas parece determinar, estava estreitarnente ligada 
às caracteristicas que assume o desenvolvimento cientifico e 
tecnológico. 

Foi Sor11ente a parti t~ das 
file lrnan, post et"' i ot~r,H?nt e apy•ofur-tdadas e ar11pl iadas 

de 
pot"' 

Seyrnou-r ... 
outt"'os 

autores, qL\e essa quest~o passou a ser evidet)ciada. Nc• seu livro 
editado er11~ 1910, Eê.D.:.t .. ag.!:';.!!I_Ç_ªJdj.~J.is!:!!, !•lelm2.n ofet-·ece urna análise 
das consequências negativas da éxpans~o dos gastos militares no 
pós-guerra para a economia e a sociedade norte-americanas, 
procura~do indicar as ra~bes qlle levat~ar~ a esta situaç~o. 

Logo no inicio de sua obt~a, Melman cr~itica o que ele 
denor,tina ''te<:•t ... ia clássica do imper~ialisrao", rnostt-·ando corno a 
participaç~o na Ql\errn do Vietn~, um dos eventos recentes mais 
importantes em que se envolveu o governo dos EUÇl, n~o poderia 
ser inter~pretado a partir dela. O gasto até ent~o realizado, de 
mais de 100 ~ilh6es de dólares com as operaç~es relacionadas ao 
Vietnà, n~o poderia ser justificado pela import~Y1cia econbrnica 
dos MErcados ou investimentos reais ou potenciais da regi~o. ~lém 

desta, s~o apresentadas outr~s evidências que o leva~1 à conclus~o 

de que este gasto estaria explicado pelo interesse da indústria e 
dü capital fir-,ar·,ceil~c, nc• conf . .lito em si wesmc•. Ao cont·rár"'iC• da 
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ir.teJ·"'pt·'etaç~o fll21t"'r:i~::,ta, que F.!Y"Itf~-::ndt::'t'ia r.:>sta açi:io elo Estadç:o, cc,mo 
algo ligado ao seu caráter de execu·tor dos interesses da classe 
dominante, e obviar~ente descartando a vis~o clássica, l~elman a 
vist..taliza como o 't"esultado da ct""iaçÊ(o de Uftl novo tipo de 
administraçào estatal-industrial, inserida no próprio aparato 
capitalista de Estado que assinala uma modificaç~o essencial na 
economia, no governo e na sociedade norte-amel~icana-

Em 1950, a pretexto de assegurar um controle civil 
sobre o l~inistério da Defesa e de aumentar· a eficiência do 
cortlplexeo de fllilhar ... es de empY'esas a ele ligadas, foi instituído um 
sistema administraç~o centralizada pelo sect""etário de d~fesa 
Rober"t tolcNar,lat""a.. Este sistema, rll•:•ldado na adwinist·, .... açâ:o das 
gr""ar-,des organizaçbes ernpr""esar"'iais, de car .... áter .... irnpessc•al, passc•1.1_ a 
ser responsável pela gerência docomponente mais importante da 
ecor.omia ...-,or"te-arner"'icar,a, colocar.d•=• C• inter···esse militar
estratégico e o das empresas sob uma única estrutur-a de comando~ 
Nunca antes na história daquele pais telriahavido tal 
centralizaç~o de poder nas m~os de tecnoburocratas, qt1e eJ-arn, ao 
mesn1o ter~po, responsáveis pelas d~cisbes deste sistema 
efuncionários pQliticos de alto nivel do governo. 

O caráter de adn1inistraç~o industrial deste 
a urn ''auto impulso'' sist!?mático e concatenado para a sua 
expar.s~o, uma vez que esta óltima é um sintoma ir,equivoco de 
sucesso de uma adrninistraç~o deste t·ipo. Os reponsáveis por este 
sistema, com o objetivo de otimizar seu dese~1penh6 de acordo corn 
essa premissa, lutam por manter e aurnentar seu pode~ de 
decis~o, ar.1pl iand,:• cr leque de suas ctt i·vidi3des, o r1úfller .... o de 
empregados, o volume dos investirnentos que manejarn e adquirindo o 
cor,tY'ole de um núrne\·~-o cr--escente de •=•~"'ganizaçêles e subsidiárias. O 
volume do orçamento que controlam e o seu poder de influência 
sobre ~ aparelho produtivo-industrial, incluindo o 
desenvolvimento cientifico e tecnológico, a m~o-de-obra e 
matérias-primas, transfornlar-se-ia r10 principal fator para 
viabilizar a sua expans~o, politic~mente lncon·trolável -pela 
sociedade e até pelo próprio governo norte-americanc•. 

Numa obt""a post el-' i OY", It~.§? __ F~~J::r.!:J_~flt~X..!j:: ___ !j-ª.:C._~cc~r~.:='.f.[~Y-~f::l.!!J.ªr:i_ c~n 

Ç..êQLl9.L:l§_I:!!__:L!:!__Q:~çl_LD.ê~' de .: l'J74, t•lelm_an pY'osSegue sua anál i sE• do 
impacto" de' at"'rnarnent isrno na ecor-tornia no·r""'te-ameY'icana .:tpl~ofundando 

a abordagem a nivei micro, tipica dos estudos de ecc!noMia 
·industr"'ial, que já inicicH""a e que utiliza para f•xndamentar"' as 
suas proposiçbes mais· abrangentes. 

Segundo Melrnan, 
ciY•quenta no~ EUR Ufl1 

desenvolveu-se a partir d9 inicio dos anos 
C(:snsPnsc:, pol :i~ico 1 'tr""'ans~·~Social'' (~.rs·s~ 

~m tor--no da economia de q uc ~---.l""D.: "Em pre sá "('i O:::• <::;, •:• per""' á ·r"' i os, 
engenhe i l"'OS"), fur·,ciC~nár--ios 

somar-.am-·se à confiante 
numa base sustentada era, 

gove~no, intelecttlais, todos 
avaliaç~o de que a econornia de guerra, 
n~o somente viável, mas ecc•nomicar~er:te 

desej.àvel''. A pr ... f'..:?·:~cupaç.-:.J:c• centr"'al dr::-> t-tielman é juste.rnPnte des"fE\ZE•r 
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esta avaliaç~o, q~1e considet~a um Mito. !~este senticlo o resultado 
de seu trabalho orienta-se para combater tanto as proposiçbes dos 
adeptos do keynesianismo militar como as de seus criticas 
marxistas, que viam no capitalismo de guerra permaner,te um 
expediente de maior fôlego que aquele por ·ele visualizado~ 
Assir,1, pat-tirKio da ver"ificaç~o da existêr,cia de um cowplexo 
industrial-Militar e aceitando as hipóteses da vis~o liberal, ele 
ia mais alérn, c~loca~do este complexo no centro do capitalismo de 
Estado enteY1didcc, ir,clttsive, corno resultado do c·f'escimento da 
indústria de armas. Ele distinguia claramente o setor civÍl da 
econccmia norte-afilericana do setor militar, considel~ando este mais 
fortemente ligado ao capitalismo de Es·tado. A press~o exercida 
pelo complexo industrial-militar na direç~o do aumento dos gastos 
militares n~o resultava para ele num beneficio genérico que 
iy,cluísse o setor c i vi 1, ao cc.ntf"'áv'ic• do que !:::'Jstentav.;;\m as 
vis~es rnar~xistas e l(eyr-,esianas .. Seu t''esultado er"'a um dano para o 
setor" civi 1., causado pela inefic:>iértcia que c• processo 
armamentista tendia a difundir no sistema econbmico. 

N~o há como subestimar a guinada teórica que o trabalho de 
~lelman deteru1inou. Pela primeira vez era dito claramente e, se 
Y"1~0 py·,c~vado, pelo menç.s rnostt~ado, que o at-.marnent isr1K' e C! gastet 
militar, nê\o el"af!l s_equer~ funcion-ais para os ir,teY·e::..:-sE·s de c-ur·to 
pr~a:::o da classe capitalista Yr()rte-amer~icar,a. Uu, ew outr--as 
palavras, que aquilo que os marxistas, como Már1del, apontavarn 
como sendo uma situaç~o tendencial já estava occ•rrenda. E que 
isto n~o se devia a desajustes detectados pela ar,álise de 
abstt"atos esque111as de t'"'ept"oduçàc• que aponta.,;arrl par .... a a 
impossibilidade de realizaç~o do excedente gerado por meio de 
forças produtivas aMpliadas, mas antes pela asfixia causada pelo 
padr~o de ineficiência sistemá·tica que preside a lógica de 
funcionan1e~to das empresas prod~toras de a·r"'fllarner,~os, ir11petst a ao 
conjuntc• de• sister11a. 

r~ basr.? 
tipo de empresa que, contrat'iamente a~~s pl~eceitos do cap1talisn1o, 
de mini~1izaç~o dos cus-tos e de maximizaç~o dos lltcrc•s, mas graças 
ao ambiente constituído_por um capitalismo de Estado que opera 
ur~a economia de guerra, ma~jmiza Cltst-os e minihliza beneficios~ 
Este tipo de c<:•rnpor"'tamento, padt"ào de' c<:•mplexo industl~·ial

ar~·rnarnent ista sei·"' ia sa-r,cionado, vali dado:., e até estirnuladc, pela 
virtual inexist~ncia ~e limites ao gasto em armamentos, tor·nada 
possivel pela. sistemática aceitaç~o pelo Congresso e pela 
sç.cÍE.1dade em ger"'al do <:<t"'Çamento par"'a defesa •. <Ernbo;-~a n~o seja 
claramente enuciado por Melmar1, é óbvio que este coM0ortamento só 
ser~ia viável em função de um clima de "g•.tet~}'a fJ--ia*') .. 

pt ... oduto por ... 
pr~od,Jtot .... , c1 
f a b>' i c á··- lo -
a u t onornar11el'·• te 

de ur.t 
um pl·'eç.'o 

qu01l se 
de BCOY'dt:' 

defin1das, 

comprador monc•psbnico que er,come~.da um 
que é funç~o do custo incorrido pelo 
n~o era passa a ser o úr,ico capaz de 

com um projQtO e prático~ produt~·;~s 

está na origem desta s1tuaç~o. Ao c•bter 
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ur11 contt·"'ato ou Ultld encoweY•da r-elativa a Ufll sistemc1 de ai-··r,las, a 
eMpresa recebe uma parte correspondente às prir~eir~as etapas do 
seu desenvolvimento. Se, corno usualmel1te ocorre, o custo total é 
sltper'iOr"' ao pr--evisto~ o pr'"'eço total, calculado na base dE· ~ç·sj;_ 

Q 1 us, aurnei'"Jt a na mes111a pl·""opol·"'ç~o, au111ent i':H'"tdo ass 1 r11 a f11ax·gem de 
lucr""O aufet ... ida. Se, entY'etanto, o objetivo Y1~0 é alcançctdo no 
prazc• máxime• pl·"'evisto, a empr ... esa em questâ:o ainda assim 
cc!l'"ttir-••-tar"'á r ... ecebendo apoio pois tc•r"na-se, autor,laticarnente, a 
detentora das melhores condiç~es técnicas de prossegu1r a 
execuç~o daquele projeto. 

De qualquer forma, dado que os custos de P&D s~o sempre os 
mais infensos ao escrutínio que eventualmente poderia ocorrer 
p6r parte do comprador (que, na verdade, pouco interesse ou 
competência tem pat~a implementá-lo) é de se esperar que sejam 
eles os escc,lhidos para set''em ir,flados. Por out·f''O lc,do, a 
concoi~t''éncia entr"'e e1npr"esas nf;io se dá em funç~o do sr;;:;u nivel de 
cumprimento dos contratos, ou do preço que apresentam, mesmo 
poY'que corno t"'egr"'a get"'al o que vale é . o ''desernpent·1o do pY'oduto'' 
(seja qual for o critério para avaliá-lo), mas sim em funç~o da 
competéncia técr)ica, expressa através dos quadros de projetistas 
e engenheiros que podem apresentar. 

Assim, se a empresa tem condi9ôes de apresentar um qttad)~o 

técr.ico "ceompeter-Jte" dispostc• a aceitai"' os desafios de 
desernpenho estipulados pelas distintas Forças Arrnadas, dando asas 
à imag·ine.çâ:o pal*·a fazet.... um ''chapearnent(_:t a OU'r"'0 11 (gç•j_çJ __ p_l __ ~·! __ :L!:lg_) 
que possa justificar maiores custos, preços e lucr~s, o circuito 
está fectlado. Os militares receberam o que queriam (ou o que 
pensaram que queriam), os projetistas fizeram o que se lhes 
afigurava mais atraente, a empresa chegou r•a margern de lucro que 
lhe par'ecia a má><irna paY'a aquela situaçào. E o Depc:n·"tarfler·to de 
Defesa paga .... 

é ver'dade que esse processo pode levar à produç~o de ttrn 
equipan1ento pouco confiável por ser demasi~darner,te cor,lplP~co,de 

dif:icil utanutenç.·~o e sujeite• a vár~ios tipoS de f<::tlhas. ~\ rl1f"!nç'à.o 
deste f.ato, que é mais tat"'de explot""ado pol·"' !"Tiar ... y V,aldo·r"' corn maiot-
detalhe, cc•mo iremos mostrar, constituiu-se tarnbém r1uma 
coF,tt'"'ibui<;~o irnpo1·tante dt.~ l•lelmc:\n q•_te abE:lc•u_ foJ~-ternf::;;·nte c;, icJéia 
que em geral se tinha a este respeito. Par~ l~lelmaJ~, o fato da 
tecnologia gerada pelo setor militar apresent.ar custos de 
desenvolvimento muito superiores aos previstos, e aos do setor 
civil, n~o é uma caracteristica inerente à tecnc,lc•giR militar, a 
qual, como se sabe, deve-se consubstanciar em produtc•s com 
especificaç~es mais estritas, mas tJm res1J!tado da matel"'ializaç~o 
da tendê11cia à maximizaç~o dos custos e subsidios. 

Po'r"' outr ... o lado:~ l.,..lelman questionou, tarnbért1, a eHistêY"ICia de 
uma difus~o das inovaçbes tecnológicas desenvolvidas no setor 
militar"' par--a o seto\"' civil, que tendE;Jr"'ia a r::levar"' a efici~:?nc-i.-s. e
a produtividade do conjunto da econohJia~ Ao neg2r a existência 
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deste r11PCUl ... 1isrno: o dE•cantE.\do ~.P . .lD~Ç~.fj~, que el·~a um ck1s elernentos 
que cumpr""ia., pelo lado tecy-,ç~lógico,~ o mesrn•._~ pctpel le~Jitirnador"' do 
gasto militar que o efeito multiplicador keynesiano cur~pria pelo 
lado econômico, Melman se contrapos a urn argu~Jento 

universalmente aceito, inclusive pela vis~o marxista 
conternporênea. !~este sentido sua contribuiç~o é tarnbém 
extremamente importante para a avaliaç~o dos efeitos dos gastos 
militaY'es e do ar"'mame(,tisrno, e pat""a as análises de outr"'os autor---es 
cont ernpot''~neos .. 

Sua argumel~taç~o é simples: a P&D militar_prodl\Z tecnologia 
militar .... A pt"'ioi·"'idade dad,::\ à P&D militar"", em detr-·irnento da de 
car--átet"' civil ter"'ia que, necessaY'iamente, produzi·r-· inovaçê\es 
importantes com aplicaç~es para outras finalidades. Entretanto, 
segundo afirma, a tranferência de conhecimen~o tecnológico do 
setor militar para o civil representa apenas 5~ do gerado no 
setor militar. Assim, a revers~ri da prioridade na alocaç~o de 
t"'ecur'sos à P&D levar ... ia a urna situaçâ;(o favor"'ável, inclusive, p,;n·"'a 
o próprio setor militar. Por outro lado, dado qu~ os produtos que 
incorporam a tecnologia militar mais avançada <os armamer1tos) r1~0 

satisfazem mais eficientemente as necessidades da populaç~o (como 
os bens de consumo civil) e nem tampouco contribuem para 
aumenta}"' a pt"odut i v idade futUY'a (çomo y,c, caso dos be·r"JS de 
pr"oduçâl:o), os t"ecut··sc~s apl ic<~\dos à P&D mi 1 itcw·- o:;,p·r·it:im uma 
subtt"aç~o ao P_:=•tencial de attrnentc• de eficié·r,cia ela ecor,ornia do 
país. 

Outro elemeY1to que onera a~nda rnais os custos e, 
pl·"eço final, s:3:·:' os custos administr"'ativos, quP 

por-·t a n·t o_, o 
ti pice,rnente 

alcançam uma proporç~o mais 
fábricas de produtos civis.Além 

de out t"os, como 

que duas vezes 
destes fator"es, 

baixa r-.elaç~o 

supe-r"ic·r-· ac~ 

i"ielman cita 
pr~od ut c• /custo 

das 
ur11a 

de 
rll~o-de-obra, devido aos maiores sal~rios praticadc•s 110 setor de 
armamentos; o en1prego de maquinaria e materiais extremamer,te, e 
até desnecessaria1~ente, sofisticados; a utilizaç~o de 1nstalaçbes 
cedidas pelo governo; o acesso preferencial ao capital, etc. que 
seri~m tan1bérn responsáveis pelo aludido comportamento. 

O resultado deste padrào de funcionamento do setor produtor 
de arrnamentos e de seu contexto mais abrangente, o do 
capitalismo de Estado voltado para uma economia· de guerra, 
y·ept"esent a um pe,so econbm i co ct"escent e (já que e 1 e s:,e encOY'•t f'' a em 
expans~o) ~obre a economia civil. O caráter parasitário desse 
setor tenderia a sufocar a eco11omia norte-arnericana, devido à 
quantidade Ct"esce·nte de r·ecut"sos a ele dedicado, lev21ndo a urna 
deterioraç~o dos serviços públicos (incluindo desde serviços 
Ul"":bin·1os até a educaç:3:o, pot" exemplo); a tWlE\ queda do 
investirder·.to industr-.ial; um menor" ritmo 
tecl'--.ológica r":' setor" civil, e consequente, a 
cornpetitividade internacional, etc. A ineficiência 
setor produtor de armamentos afetaria tanto mais a 
um todo quanto maior fosse a proporç~o de 

de i·r"IOV<:3.Ç~O 

perda de 
intr·ir,seca do 



destinado. Dadi:'.\ á r.:oxi'.:~~tt~ncia de f.:lutr~a tend{~r-,cia ider,Li fic.:4.d.?.\ por"" 
Melrnan, a de sua auto-expans~o, o resultado final só poderia ser 
o aumento da ineficiéncia geral do sistema. Ele se daria através 
de um processo de hiper~trofia do setor militar parasitário, que 
tenderia a ••sufocar 11 o setor civil. 

A abordagem de Mary Kaldor é muit~ mais incisiva que a de 
~lelrnan no que respeit.a ao caráter da tecnologia desenvolvida no 
âmbito da produç~o de armamentos. Sua obra publicada en1 1982, que 
tt ... ata o terna de for"'ma mais detalhada tem pot"' título .lh_ª-Bar;:·que 
fl_t.,:sena!_ jus·tar11ente pcq"que, nas suas palavras 11 

..... a tecnologia 
milit.:-u"' mc.det ... na nâ:o é avançada, é dec-adente, é b.:n-··y·oca .... 11

., A 
autora escreveu, antes deste livro, outros trabalho~; importaY1tes 
sobt ... e ter.1as t"e la c ioni\dos ao rn i 1 i tal· ... i smo e ao ar---rnarnent i sr,lo, roas .é 
nele que aparece com clareza sua posiç~o a~erca da dirnens~o 
tecnológica. Esta parece ser resultante da reflex~o desenvolvida 
no êmbito do grupo de Politi~a Cier)tifica e T-ecnológica da 
Universidade de Sussex, preocupado com a relaç~o entre as 
flutuaç~es de longo prazo da economia capitalista e a incrvaçào 
tecnológica .. 

Com efeito, o pot·,to de pay·'tida de sua abordager11 é a 
constataç~o de uma certa identidade ~ntre a situaç~o atual e a 
existente no final do século XIX, caracterizada pel·~s navios de 
guet--·r"'a ''bat"'t-ocqs" .. A desct-iç~o que apr"'eser.ta de• sisterna prc•dutor 
de armamento~ incorpora muitas das características já aporitadas 
por Melman e Gansler <ver adiante), embora com un1a maior énfase 
na dimens~o tecnológica e no ~eu papel indutor de ineficiência 
pcn"'a a econômia er11 cCtY•junto, e utilizand<:J uma _r,letodol•:•gia 
bastante mais próxima da que vern sendo cl~escenternente utilizada 
pelos estudiosos da temática conhecida como Politica Cientifica 
e Tecnológica. 

Seu principal objetb de análise s~o os complexos 
industriais-militares norte-americano e britênico e,. ern menor 
wedida c• sc•viét i co, dentr--o de uma perspect iv.::-1, er11 vái~ios 

se-l .. ,t i dos, i 'ítovador·e.. Corno, é destacado pela pr·óp·r"'i a auto r:-· a, seu 
livr··o se orienta, Y"1Ê:to paY'a. a quest~.:· de "pot"'que nc•s al"'rn8.r,1os 1', mas 
a de 11 Como nos aY'r•ti3.r110S

11
.. A impor"'t.t\ncia dada a esta últ ir,la. 

quest~o tet"""f•1inou por"' obscur--ecer" a pl' ... irnelr·-a. Alér11 de• que, ao 
contrário da vis~o adotada pelo sis·tema, e por uma cc•rre1~te 

marxista critica ao mesmo, ela considera que o armamentismo ter~ 

uma raiz fu~dau!entalmente interna, fracamente determinada pelas 
ameaças externas- Entretanto~ também contrariar~e1~te à outra 
corrente marxista qlte caracterizamos, ela n~o situa o estimulo ao 
armamer-.tismo e ao gasto militar na órbita dos problemas colocados 
pela realizaç•o do capital. 

Aliando aspectos da vis~o critica do complexo 
militar com uma aguda compreen~~o do desenvolvimento 
e tecnológico e das car"acteristicas da P&D com fil~s 

Mary Kaldor estabelece pelo menos duas conclus~es que 

industr ... i,3.l
cient:í.fico 
ftl í 1 i t a.-r"'e s., 
nc.•s pay-·ece 



impot"'tante destac;:,n ... : (a) ii"Hjo além de 1'1!e l rnan, ela 
processo distinto do apontado pol"' este ao supo)~ ~trn processo de 
"difusão ela ineficit.::.ncia'' paY'a o cónjunto do sisterna econüwico, 
que se dé n~o só devido ao crescente peso da prod~tç~o de 
at"'mawer,t•:•s e de sua tecnol·=·~~ia bat··T·oca, intr-·insecar11ente 

ineficiente, mas também devido ao fato de que os segmentos mais 
impot ... tantes da ecor,orslia passam a adotar ... _este "tipo'' de tecy,ologia 
e as demais formas de organizaç~o da produç~o que a 
caracteriza: (b) - a dimens~o tecnológica é entendida por ela como 
central para a compreens~o do fenômeno armamentista rnoderno. Mas 
mais do que isto, a P&D militar é apontada como detentora de um 
papel crescentemente autônorno, pelo menos no caso dbs EUA, qlle a 
torna n~o uma consequência, rnas sim uma das principais catlsas da 
cor"t"ida at"rnament ista. 

Apesar da ·importância teórica dos estudos·de Seymour l~elman 
e Mary Kaldor para o enten~imento e avaliaç~o do 1rnpacto 
ecCtt'"IÔmico bo sistema ir-.dustt"'ial milita..-... , um outr--o livt"O editado 
ertl 1980, Ihe Q.f-?fel:'.§ê._l_'Qdt!..§_tY')é_, de Jacques Ganslet-·, mer--ece ser 
citado à pat"'te como um tr"'abalho da rnaior impot"'tt?:\ncia. Ele, r-.a 
verdade, cor.stitlti uma exceç~o notável entre os estttdos sobre o 
tema. Seu objetivo n~o é sernelhante aos de Melman ou •<aldor, que 
est~o preocupados em formular urna teorizaç~o acerca do 
at"'mar11ent ism~=·, do gasto mil itat" 1 da py·oduç~o de çn-·rn.::une·(,tos, e de 
seus efeitos sobre a economia e o desenvolvimento tecnológico. 
Cor.sequent emente, sua obv·a Y1~0 contém nenhllr11a r-·ef 1 ex~o t eó·r'"'i c a 
t ... elevante. Ele pat"'te de urna pc•siç~o que n2to pode set·' cc•nsider-·ada 
critica em relaç~o ao sistema, ao contrário de MelmQ~~ e outros, 
mas chega a um nivel de profundidade e de se•~iedade na sua 
análise que só excepcionalmente ocorre entre aqueles 
interessados em explicitar os pontos fracos para depois rnelhor se 
contrapot'ern a eles. Sua experiªncia de 25 anos de trabalho na 
indóstria de armamentos dos EUA, onde ocupou postos de direç~o em 
várias empresas e órg~os governamentais, é decisiva pa~a o 
t"'esul tado que alcar,ça. 

Seu objetive·, a partir da cons·ta·taç~o de que a ''indústria 
da defesa'' apresenta um padr~o de desempenho ineficiente, qtie Y1~0 

condiz cc•m o i1~teresse público, é o de sugerir medidas cc•rretivas 
tender1tes a sanar~ esta situaçào. Para cumpri-lo realiza l!m 
estudo tlpico de organizaç~o industrial de excelente 
qualidade.Adotando uma postura de critica interna, que evita o 
questionamento das premissas do sistema econômico e político e da 
pt"'Ópl·"ia 11

flliSs~o'' da indústY'ia de defese,, Gar.sler- procu·r--a se 
colocar ... numa situaç~o "Y1eutra" que pr--ivilegia a apt--esentaç2;o de 
fatos, em vez de análises mais abrangentes, eventualmente mais 
sujeitas ao viés ideológico do autor. 

Seu estudo é 
começar1do por"' 
cal'"'act et" i z aç~o 
mer"cado, etc. 

uma 
desenvolvido segundo um esquema clássico, 
apanhado histórico da evoluç~o do setor, a 

estt"'utura, dos fatores de pr'oduç·~·=•, de· de 
e 

SIJa 

analisando cada um dos aspectos relevantes do 



a 
c 

etc. 

q IJC'!::>t i]: o dc3 P81D, 1:Ja 
cornpot ... t ar,Jent o dc1s 

A partir desses vários 

cap2.cicl;;:'tdt:• 
di fe·r"'er·•t e!:;; 

elementos, 

54 

dP rocobilizaç~o 
segr11entos da 
banslet-- chega 

tema, cor,lcc 
ir.dustria~, 

i y,dúst t ... i a, 
a estirnat"" 
e l i r11 i nados 
si st er11a. 

as quantias que poderiam ser economizadas caso f~ssem 
cada um dos vários fatores que geram ineficiência no 

No ~mbito do ~sforço empreendido por economistas para 
testar de forma a~regada as hipóteses teóricas acerca da 
relaç~o entre o gaste, militat"' e o desempen_ho da econowia dos 
paises centrais, o autor que oferece um quadro mais abrangente e 
detalhado é RobeY't De Gt""asse, no seu l iVt"'Cc Mi 1 i_tar.:._'i_Ç!1_.QEtnsion 
ar.d _!;::cor,or!!i c Dec]:_J l'"1g_, de 1383, acer .... ca do case• Y'1ort e--awerci ano.. A 
partir das proposiç~es teóricas de vários outros autores, 
inclusive os de Melman e Mary Kaldor, e incorporando boa parte 
dos estudos empiricos realizados até ent~o, De Grasse desenvolve 
sua obra em torno de quatro pontos centrais. O primeiro é a 
avaliaç~o da estrutura e peso relativo do gasto militar 
norte-americano e seu impacto de curto prazo na geraç~o de 
emprego. O segundo refere-se a uma análise de longo prazo a 
respeito das implicaçbes do gasto militar na econoMia 
norte-americana no que tange a sua competitividade, potencial de 
ct--escirnf:nto, etc~ O teY'ceir'o analisa ~.s custos do gctstr;.. mi 1 itar, 
abor--dal'""•d·:~ pt .... incipalrnet'"•te o §_fLi.r_, __ ç~.f_t tec·nológico .. Fií'"•a·lrlle·r~te, o 
quarto avalia --o estágio atual e programado do gasto militar a 
partir de ur~a comparaç~o corn outros momentos da história 
norte-americana recente.. Suas conclusbes, baseadas nttrn riqc~rc•so 

t l""'a t ar,lf?nt o da 
as pt ... opc.s i çJ')es 

r,este itertl• 

i nf,.:•Y'r,laÇ2\:C• di !:.>pon :í. v e l ccn"\~obot~a ern mu í t.C<!ó'"• a!:;pr:::ct os 

enunciadas pelos autores anterioY'rnente citados 

Como se póde constatar, a contribuiç~o teórica dc•s autores 
que agY·uparnos, à falta de r.1elhor denc•rninaç~o, na 11 \.-is~.::o libe•r"'al
cr--ítica da ineficiêr,cia 11 ertt"'iquece e ilumir1a significat~vamente a 
reflex~o sobre o papel do armamentismo e dcs gastos militares. 
Num certo sentido, ela surgiu para inovar •.. Na vet"'dade, a 
constataç~o de qLte o gasto militar passava a perder sua funç~o 
reguladora de tipo keynesiano e apresentava uma tendência mais ou 
wenos t"'egulat"' de ct...,escimento sem maiot""'es impactos, e que, 
por"'tar-,to, o p•:•deY' expl icat ivc• das "teCcY'ias existentes er .... a 
debilitado, parece ter sido o ponto de partida das análises recém 
cornent adas. 
existentes 
apont ê'\t"'em, 
enfoque. 

Estas 
ou da.s 

pelo 
suas 

levaram arna 
t e·nt ativas 

contt"'ário para 

reavaliaç~o dos argumentos 
de val idaç·~eo ernpÍ.I"ica, was 
um guinada fundamental do 

Do ponto de vista dos resultados alcançados, é digno de 
destaque o fato de que, tanto os au·tores que partiam de uma 
contestaç~o da necessidade (ern termos estrat~gicos ou 
pol!tico-sociais) de manter o nlVel do gasto r~ilitar ou o 
estimulo à indústria de armamentos, como aqueles q'Je n~o o 
questionavam chegaran1 a conclusbes semelhantes. O complexo de 
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pl"'oduç:~o de at"'marnr?r-•tc:< apr--esev.tava uu1a gl·"'ande ineficiéí,cia e, ao 
contrário do que at~ ent~o er~ consensual, n~o apresentava 
spin_Qffs pal"'a o setor"' civil que justificasseu1 o esfcq·~ço 

ecc•n6rnico a ele dedicado, em pcn-.ticulat""' c' dirigido para a PKD 
militar"' .. Alguns autoY'es suger""'em, i·nclusive, que a dedicaç~o de 

um esforço excessivo à área de defesa (em termos de percentagem 
do gasto militar sobre o PIB ou gastos de P&D mili·tat"' sobre o 
gasto total em J.)&D) levava a uma queda y-,o desempei'"dlo ecor·Jf"_'lmico 
global. Indicadol·"'es de deser.lper,hc• apr"'esei'"ltados pelas econc•rnias 
japonesa e alem~, yi_s-à-vi~ à ·nor~·te-afllEt"'icarta ou br--iti'3nica, s~o 

apontados como elementos comprobatórios dessas análises. 

Do por-,tc' de vista da metodologia ~mpregada, que n~o é a 
menos irnpot""'tartte tendo em vista o ty'abalho que api~esentamos nos 

capítulos subsequer-.tes, a inovaç~o foi tctrllbértl bastante 
significativa. Ela foi respoy,sável pela intr--oduçàc~ de uma 
metodologia de a·nálise, até ~r-ttf{o pouco ou nada utilizada, 
baseada na cq-.... gartizaç~o ir,dustr--íal e na ecor,omia da tecr,c•lc•gia, 
que descia ao nível micro dos estudos de case•, e buscava 
e>-:pl icitat"' Y'ela~ões inter-industriais, tendéncias de 
custo/desempenho, o papel da tecnologia, etc. Assin1, esta vis~o 
foi responsável pela incorporaç~o ao campo da reflex~o sobre o 
armamentismo e o gasto militar de importantes dimens~es antes y,~o 

coJ·"t"'etahlel'"tte avaliadas pela sir11ples' r-·az~o de que n~o ey··am 
percebidas. 

Nos últimos anos da década de 1970, fol~arn sendo 
crescentemente questionadas pela sociedade em geral as politi"cas 
norte-arnericana e soviética de preparaç~o para uma gL1erra 
nuclear. A posiç~o soviética de nbo utilizar seu pode~io co~tra 

paises que se Y"1eguefl1 a pt"'oduzir, adquir--ir""' ou ar--r,la:::en"'n""' em se1_t 
território ar--mas nucleares, e de nào serem os primeiros a 
utilizá-lo contra qualquer pais tem sido afirmada até agora de 
maneira muito mais clara e categórica que a dos EUR. Entretanto, 
esta posiç~o e outras enunciadas pela URSS a favor do 
desarn1ar~ento têm sido vistas pelos EUA como unJa maneir~a de 
alcançar uma situaç~o de paz que daria livre curso à guert"'a 
ideológica, com vistas a generalizaç~o do soci~lismo e do 
comunismo. A manutenç~o dos valores da ''civilizaç~o ocidental e 
cr---istê< 11 exigil"""'ia,. por~tantc,, um F•ÍYel rt1.ÍY1imc~ de pr"'epar··aç·~o par-...a a 
guet"'l·"'a ir,eg.oc iáyel .. 

f4 URSS tem se 

·suas aç~es no campo 
razoável equilibrio 

colocado, clarê:\mer.tF..?, r1o pi:1pel ... ~-espon!:.;1V·::~ .. 
militar teriam apenas o objetivo de manter UM 

de forças, e há inúmeros estudos sob~e o 
dos dois blocos que se dedicam a dernortstrar 
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esta pY'opc•siç~o. n hipótese de urna aç~o dist ir·1ta, que se 
aproximasse de uma proposta de desa~mamento unilateral é afastada 
com um forte argumento análogo ao norte-americano em terrnos 
ideológicos: dar aos EUA a chance de destruir os Estados g~rmes 
de uma nova sociedade, que sob todos os aspectos ~~epresentarn um 
avanço em relaç~o ao capitalismo, seria uma traiç~o à toda a raça 
humar-ta.. Antes de tt"a:i-la irt ... ernedia~/elrneY"t-te, os gover-nantes 
soviéticos pt"'efer--ern e.ver-,t ual mente aroeaç.·ar"' sua sobr'ev i vênci a. 

No plano ecctl'"tdmico, corrida armamentista é considerada 
oficialmente como um peso para os EUA, apesar dos argurner1tos 
existentes acerca da fut,...tcional idade do gasto rni 1 i tar par"'a o 
capitalisr,lCl Y"IC•t"'te-···arnericano, apor-,tada pelos rnar-·xi::::.tE~~;. e aceita 
pela vis~o keynesiana. A corrida armarr1entista é inclusive 
crescentemente avaliada menos pelo efetiYo potencial de 
destruiç~o do que pela sofisticaç~o tecnológica do equipar~ento 
(que nem sempre é deterrninant~ do prirneiro) e, principalmeY,te, 
pele• gasto militar"' a ela associado. 

A URSS adota posiç~es equivalentes, e há visbes pró-URSS que 
inclusive explicam o crescente gasto militar norte-americano como 
uma maneira de inflingir à econornia soviética, supostamente nJer-,os 
eficiente do ponto de 
gasto wilitcn .... , danos 

vista tecneológicc• e mais cor11pt~ometida com o 
que ter""'minariaw por desestabiliza·r social e 

pc•l :it icument~ ~-o bloco soCialista corno um tc•dc•. 

q uest i or-tament C• da sociedade r"'el Etç2"io ao o 
absut"'dü 

ct""'escer,t e 
socia-l e econômico da corrida armarnentist~ Q aos perigos 

seu contt"'aponto, no plano teóricer, ern uma 
mesmo nurn descrédito, por parte de analistas e 
às visbes que propbem explicaçbes para o seu 

Nenhuma das visôes aporttadas é totalmer-1te 
leva a novas concepçbes. Numa terttativa de 

síntese aqui as chamr::unos de llvisào do 

que envolv,.f? tem o 
insat isfaç&o e 
estudiosos, face 
recrudescimento. 
aceita, o que 
sistematizaç~o 

ext er~r11 in i sn1o 11 .. 

() conceito de 11 E'Hterminismo" foi cur-,h.=•.do po·r"' Edt.-Jar~d P. 
Thornpson, por ocasi~o de um debate em torno da corrida 
armamentista entre pensadores na n1aioria de tradiç~o (otJ 
''extt"'aç~o'') ma·r'xista, pt"'ornovido pela t1.Q.rJthJ_y_fl.~vir=:.tt_ e publicado 
em maio de 1980.. Por"' f11eio dele, fhowpson apoi--lta\ra par-·a ur11a 
configuraç~o de forças sociais em torno da bornba atomica,que 
impulsiona as grandes potencias num~ direç~o CUJO resultado é 
necessariamente o extermínio de multid~es. O processo que se 
instaura é intrinsecamente contraditório, na medida em que parte 
de pressupostos e açbes - nacionais, co~o expandir o capitalisrno, 
p~oteger o socialismo, prevenir um ataque, di~suadir o ini~11go, 

etc e chega a uma situa;~o irracional eu1 q~1e o crescente 
aurnento do poderio bélico n~o leva ao cumprimento de nenhum de 
seus objetivos~ O que inicialm21'""1te el·""'a c•:•nsidt:?l""'a.do con~t:• ur,l f11eio, 
ou uma reaç~o ante a uma situaç~o que obstaculizava a consecuç~o 
de um objetivo maior, é transformado num fim em si f11esrno, na 



57 

direç~o do desenvolvimento de sistemas econômicos aparentemente 
antagônico, r11as cc•m caractet"'ísticas ~de rnilitar--isr,lo cr--escenter,lente 

COWltns. 

O quest ionarnento da ideologia de ambc•s os blocos, base 
segundo Thompson, do verdadeiro ideal de internacionalismo, 
leva-o a postular a existéncia de um ''modo de produç~o 

exter""mirtista 11
• A semelhança do mi 1 itar"'isrno e do irnpet""ial ismo, que 

cortsideY'a ccrmo Ci:\Y'acter'"':í.sticas do conceitc• de exter"'r11inismo, este 
seria ''algo me1~os do que uma formaç~o social e algo ber~ mais do 
que att"'ibu.tc•s cultttt"'ais c•u ideológicos 11 (Thompsç.n, ·1'385:Lt3) .. Seu 
cat"áter" 11 tt--ar-,s-··sistema" estaria dado pela cresceY,te semelhar,ça 
ent J·""e as COY'1fi gur"aç~es da base i nst·i t uci c-na l, P'r"'odut i v a e 
tecnc•-cieY",tífica, e tambéw política e idec•lógica de 
características militaristas -que se instalam,· tanto nos EUA, 
cowo na URSS. O isomorfismo no campo do militarismo e do 
at"'mart!er·,tismo, dada a fol·"ça com ciue estes se may,ifestarn, faz com 
que as duas grandes potências deixem de ter complexos ir1dustriais 
militares para passarem a '1 ser 1

' estes complexos, e termina por 
igualá-los numa mesr~a tendéncia para o conflito e o extermin1o. 

Coerentemente com sua vis~o, o eventual desfecho da corrida 
armamentista n~o se daria em funç~o d~ uma atitude politicamente 
fundar~entada, englobando a sociedade como um todo, mas como 
resultado da i~ércia desdrdenada dos sistemas ar~1ar~entistas que 
pr ... es idem a , -fó g i c a de compot"t arneF1t o das duas super~ pot ê-r1c 1 as.. O 
automatismo das respostas, é um dos aspectos mais preoc~\par,tes 
do sistema de defesa das grandes potências. SuQ ·ter,dência à 
automatizaç~o se desenvolve de maneira a aumentar o risco de que 
uma falha técnica ou humana venha a desencadear urna guerra. O 
ritmo no qual se incorporam ao sistema os rnecanisrnos de resposta 
automática é sensivelmer,te maior do que o correspondente aos que 
permitiriam evit~r falhas ou erros de avaliaç~o. ~ extensa a 
lista de episódios que têm levado a situaç~es de alerta do 
sistema devido a falhas técnicas, e é impressionante o nórner~o de 
funcior1ários que têm sido afastados dn operaç~o elo sistcrr1a de 
defesa (cinco mil por ano entre 1975 e '77) principalmente por 
apresentarem dependência a drogas. 

Desde 1960, durante a administraç~0 de Robet·'t ~!ct~amara como 
Secretário de Defesa, o governo norte-anlericano teve como 
politica a n~o deto1~aç~o de seu aparato nuclear estratégicc• a-r1tes 

que o seu território fosse atingidq por um 8rtefato inimigo; 
mesmo que um eventual ataque hottvesse sido detectado por outl~os 
meios. Existem significativos sintomas de que tal politica este.ja 
ser,do substituida por-' urna out·r·a de ).--ª._!~tn.Q.b.._~...!.r!._~~fi.!::~.!L'i.t!..9. 1 ou de 
l_aur-,~h unç!§.!~f-t él.ÇY.~, a q1Jal impl icat"i a Y'10 deseY'ICadec:nneYJto de um 
ataque a alvos soviéticos quando houvesse sinais evide11tes de que 
um ataque inimigo estivesse em curso. 

dos 
pele• 

cons u 1 t Crt"es 
Pent á g C•Y'10 

que pr-'F:>pat"O'J 
a 

um 
esta 

infc•rme considerado 
politica como sendo 
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t"'esponsável p<:ot" ur11 sisteflla de ''C31'' (Cooi .... deJ'"•C.\Ç~"(o, Cor,1i:"l·ndo, 
Contt"'C~le e Ir,teligí.~)'",cia), que coYsdicioy·,a o Pi"esidente dos EÜA a 
tomat... urna decisilo em poucc•s minutc•s, '' ir,lpedindc• q'.talquet"' 
possibilidade de co-rtsider"'açbe t"'acic•nais, rnor"'ais, ou de 
'r"'acioci.cnio mi 1 itaY' ele é l'"'eflexivc• 1

'. (§_ç_~l':t:!!J.~-Fiç_B.fi1E?'r"icaq 

255(4), Oct. 1385, p. 57.) 

Uma réplica marxista à prciposiç~o de Thompson n~o pc•deria 
deixar de destacar que ela, é em muitos aspectos análoga à 
posiç~o revisionista a respeito do papel do imperialisr~o e do 
armamentismo De fato, Thompson interpreta o estágio presente de 
confrontaç~o entre as duas potências <o armamentismo atual> ·n~o 
como um atributo inerente ao modo de produç~o capitalista, mas 
como uma caracteristica superestrutura! de ambos os sistemas que, 
se n~o for eliminada, funcioYsa como um câncer que terrninaria por 
levar o sistema à morte devido a sua tendência ao extermínio. 

Partindo desta similaridade, Davis (1985) critica detalhada
mente as posiçbes de Thompson, indi~ando suas irscoerências e 
simplificaç6es, e afirwarsdo que, apesar de seu aspecto 
mobilizador urgente e necessário em prol do movimento pacifista, 
levam a uma minimizaç~o das diferenças de comportamento e de 
objetivo dos dois blocos envolvidos. Com o propósito de fornecer 
l1T11a viS~o altel''''nat ivu à de Thornpson, Davis r-·esga.t.:: .. , sern 
explicitá-lo o conceito de "l'--evoluç~o per-.rnar·sente 11 de Trotsky, 
mostrando como o núcleo do conflito entre as grandes potér,cias 
desloca-se, como era de se esperar (segundo ele? mesmo que n~o 
tivesse havidc1 a Ct'escente expansa:o r,uclear, pcn·-.a o ter-·ceiro 
fi1UY1d0. 

Partindo de matrizes ideológica~ diferentes e utilizando 
a-r--g urnent açbes e abol~dagens t ambérn di st: i nt as, out r-· os autores t êr11 
se preocupado com o caráter irraci6nal da corrida armamentista, 
coM a pouca validade das vis~es e· interpt-.etaç~es existentes a seu 
respeito, e com a 
mais ge)"al de 
proposiçbes Mais 
He"r't~et--a < l r.:384) , 
t ... espost as 11

, muito 

necessidade de enquadrar esta qu~st~o num rnarco 

crise de nossa civilizaç~o, chegarsd6 a 
ou menos sernelhantes. ·Entre esses, cabe citar 

que fo't-.mul a um conceito de ''autor11at ishlO das 
pr-.óximo ao aspecto inercial e irracional que 

apr--esenta o 11 ext er~rn i r·. i srno ' 1 d .. e Thort'lp~.;or· •• 

Ambos têm como e~press~o material o fato de que os sistemas 
destr-.ut i vos, dada sua automat izaç~o, que pr-·escinde da 
interver•ç~o humana para serem detonados, elimina a decis~o 

politica. Herrera, entretanto, interpreta este aspecto como um 
sintoma de uma situaç~o de crise com caracteris·tipas extremarnente 
gt""aves e abt'.arigentes, denc•mil .... tada ·por... ele de ''crise da espécie 
humar-1a", que estat-.ia cornproweteY,do, t2,lve::::: de for~rna iY"T'ever--=.:ivel, 
a vida no planeta. O automatismo adquire •Jma conotaç~o bern rnais 
an1 p 1 a, si t uar.do-se Y"1a l' ... a i z da pl·'ÓPY' i a cort"' ida al'~rnament i st a, ur11a 
vez que os governos das duas superpotências, além de constituírem 
sistemas bélicos totalmente redundant~s, passarn a responder de 
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forma autoMática e irracional com increr~entos a estes sistemas, 
cada vez que suspe:i.tarn que o inimigo detérn alguma "vt:n,..,tagero 11 

relativa. Outras espécies animais teriam chegado a encruzilhadas 
deste tipo ao lcli""tgo de sua exist~ncia e, qua·ndo lhes foi 
impossivel adaptar-se, ou migrar para outro ambiente, sucumbiram. 
O ''automat iswo das t"'espostas•• ser-'ia paY'a Herre·r"'a uw dos aspectos 

mais Ut"'gentes a serem modificados, de maneira a permitir um 
superior patamar de consciência e existência à espécie humana, e 
garantir-lhe as condiçbes para seguir seu processo evolutivo em 
risco de ser interrompido. 

Pat'a cc•Y1cl ui r este cap:í t lt lo i r, i c i a 1, acred i t awc•s cc•nven i ente 
sintetiza'r"', mediante o quadro sinóticc• apreser-,tado a seguir-"', as 
principais vis~es e contribuiç~es aqui analisadas. Ele mostra, de 
uma fot"'Wa esquemática, C• aspecto já apc•ntado de ''der"'ívaçàc•' 1 das 
distintas vis~es, ao longo do tempo e em funç~o dos 
acontecimentos mais iwportantes relacionados ao armamentismo e à 
p..-·oduç~o de aY'fllas. 

• 
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j.Jl_t_ffE.!_~'(!ªº-'2l:t~J.-

Este capitulo introduz um conjunto de tópicos relativos é 

atual situaç~o da produç~o e comércio de armamentos, necessários 
ao tratamento do caso brasileiro. A primeira se~~c' sugere ttma 
conceituaç~o do seto~· prorlutor de arm~mentos, ~r,fo~~ndo su~s 

especificidades em relaç~o ao aparelho produtivo, e suas 
implicaç~es para o próprio desenvolvimento db setor e do 
conjttY1to da economia. A sequnda apresenta 'Jma retrospectiva da 
evoluç~o recente d~ produç~o e do comércio de armamentos a nivel 
internacional, dest~cando alquns aspectos e tendên~ias 

importantes para a abordagem do caso brasileiro. 

Ç. J_._Ç_§\r..:_ª'·º t E?.J.-=.J~ .? __ ~_ç ~ q ___ .. _ê ç_pnJ~.r.o__!_ç·ª·-~ _}: _eu;x:~~=_._ l ___ Q_q __ t~f-!_fl o _ê§'_t._•:;• t" ___ l=?x-:ç~Q_\_,_t9.t:_. _ gg 
f!1 a t_~J_:i-ª.1.._1?@ .L ~-ç_ç!_"' 

Esta seç~o mostt~a como se organiza ~tltalmente a prodltÇ~o de 
material hélico tor~ando como referência a situaçào dos p~is~s 
cap1talistas industrializados, e apresenta~do alq~~ns dos se~.ts 

prit1cipais aspectos PconAmicos 
seu tratàmerlto particulRri:acJo. 

e tecnolóqicos q•.•c-~ justific-~-::~rn o 

2. 1. t~ ____ Ç_!3r::.St<;.t_EJ. ~:J~ ~~-c a~. econ ôw i c as ___ do _____ -~et ço,t_-::. _py_~~=·P _l:t t9_t" ______ ç!_e ___ [!1_'ª-t_f?!:::} "''A.. 
9.ffj_J._Cü 

A caracterizaç~o apresentada neste i·tem tc•rna por base a 
sitttaç~o existente no ~mbito dos qrandes paisPs prc•dutores de 
armaroent c•s, c.-:•nfo:ot""me vern sendo t t"'at ê:l.d a pe 1 os estudos ma 1 s 
impoptarttes· r-·elat i vos aos EUn_, Ir,qlatert"'a e Fr--ança.. U 
procedime•1to adotado é o de retratar os pontos comuns a essas 
distintas realidadPs, tom~y,~o c' orno pr 1 nc i p~~ 1. a 
situaç~o not~te-arnericana. 

' 
~ Entre as fontes ~iblio~~áficas genericamente lttilizadas na 

elaboraç~o desta seç~o, mere~em ser citadas: Acland-~Joc•d (1SBH>, 
l'h--rolistead (1981}, l'h-t (i<J73l, Ball e Leitenbet'g (\903), BJay-,f<. e 
Rothctlild (1'3l:35), Bufletin \l9B5>, Cc•mey·cio (1985i, D~,Ç~Y,ino 

(1'385, ir-1 Hamblll-"'qet"), Deqet" (1'~85), _Digby (1975), Disar .... Wc?,.rnent 
(198~j), Dussat_~qe <19f3b), Fontar:-tel (J.983), For,~t;E~nel e Srn1th 

(1985}, Gctlbt~aith \l?f~l), t3ar,sler (1'381, .t'3i32 e oct 8~::1~ b1tl1 
(s/d), GtHlHilentt (.1':JE1(~), Ht"t"':::::felrl (1~378)., Hoffrnal"! (1":':r/'::f), 8-u:r·dr..,:.ns 
(19E.13), Jc•lly (1':r7ü), 1-\aJdot" (1':.1E3(), 13EL~, 1'3BL•), ~ 1 .o1st1nen 

(1':3é\0), Ma~"k (1r:JO.i.7:>, l'f!elrnHn (1'37~~, l98Lt, 1r-9f:\h), Neurn;:.u,.., e HEI!'I'-,:::Iv'V 

(1'31''3), Ra 1 .:H"I.-3l"'. Pft\ltztF"iJ.ff e 1-<erap (l':J/0), Sachs {1980), 
Ser-,ghaas (1.r:.478), _ViC:~toY' (19E~5) .. 



A prod•.tç~o de ~nntPlAi~l hé]jco deve ser entPnclirl~ rnenos c~·rno 

um setor"', de• ponto de vista ·econbrnico ou estMt.ístico~ do q•_te cor•lO 
ttrtl sistema pat""'ticular', funcionando r-·,a intet""'secç~o de rJo1s 

conjuntos rle a·tivid~rles e iY•tey·es~Ps mais amplos. tJm de nat~trPza 
essencialr•lt:-ôl·nte política, q•Je tern pot"' eixo consíder~·aç:-::-oes de 
se~]Ut"ai"tça rtacional, estl·"'.?.téqicas e qeopoli.tícas, e outr-·o de 
cat"actet"'.is;.t: ict1S f'uni1,:·1Hir:>rtt.~lhtPnt'r:-~ pe.-:··nMr.·!·icn~::;, r:u jç; pól(·, p ('' e~r-.>t:r•t"' 

industt""lC:\1 dF~ IHi':\iUt"' s•:.d· t<.::;tic.~:\Ç~'to tr::•cr,,_·,lóq:ic,:\. H P~·qJc:clf·lc i1louJp 

deste setor é jus·tamente seu posicior,ar~er,to na interface destes 
dois conjuntos, e consequenteMente a dupla determinaç~o da 
dinê':\r•1ica de seu ftJr,ci•:•namF.::?nto (Scl·ullidt, l'Jí35) .. Pot" outro laqo.,. •:• 
fato de que Ct fll.:,\tet"ial bf:'.:'l i co tem um conceito 'r"l~o-·~ecc•r,órnlCC•, rs!rl~;, 

militar, Faz com que sua produç~o se verifique e~ segrnentos 
industriais bastante diversos e pouco relacionados erttre s1. 

A ut i li zaçi'ío 11 Setc•r'' que fazemos y,este tr"'i-'ha..lhc• é 
c•bviamente abusiva e incc•r"'r"'eta 
estr"'itarnente ecü)"d~!nica.. f\lesta 

setores estritarnente conjtJntos 
<arp .... opecuát'''ias, ir-.dustr·'irlis, cotJ de 

decompô e em subset •":•l·"es, ramos, 

dentro de umR perspectiva 
perspectiva, Pntende-se~ por 

de atividAdes prod,~tlvas 

serviços) cada um dos quais se 
etc.. No ·;àr.1bito do setor 

indu s t Y' i a l ., por~ 

autor,l>::•~i l :íst i co, 

subd i v i sDes, que 

exernplc•, s.it•.l.'::\ffl·-~;e t"'t?HrlC•S CC•fílO •-::• rnPtal(l'r'''t]:Í.Ct::"•, o 
etc. l'lo intP.l"'io·r' dF' Cr-:-~da t"'•C\rfiO enr_·c,·r,t;ran-"':,e -r,•::•vc:·~s 

chegaftl até o detalhe de de"fir-,J.ç'àc. de um l=n ... •-.:•cl.'.ttc•. 

Utilizaremos aqui o termo setor numa 
distinta. O_ conjltnto dP ramos O'J sub-rarnc•s, 

concepç~o inteiramer,te 
q1.1P i·y,t;pq·r"'i:lm PftlP'r·'F-sas 

dedic~r~ inteqral ou de naturza extremar11ente variada, que s~ 

pat"'cialmente (o que é WlJÍt-•:• mais cc.ortl'Jffl) à fabr···icaçi!ío de r!lC\·tp·r ... lal 
bélico, é o que denominamos neste trab~lho de de setor de 
pY'Ctduç~c) de matet"'ial bélico, C•U iY•dústr"ia de rJ1atf?t''ial béllt::'c• .. U 
mesr11o termo~ ou mais propriamente~ conceito, de setot" é utilizado 
para desi~nar o cor,,junto de unidades produtivas que se dedicam à 

pt"C'duç~o clr? ar"'flldhlent•:.s. Na vet-·di::\dE• o c•.::•rtcf?ito m,":\ic.:-, .. pt ... Ó><irnc.~ art t1•..te 
nos par-ece adequ.3rlo ao ca~c:>(:> ~ o d~~ ''co1nplr?HC• lndustr-it...;l'' .. 
Entr--etanto, a utilizaç~o dest-e ter"HIC! fr.•i ev1t8.dct por....,qtte el_2 
tenderia a levar' a um~ associaçào indevida no caso bras1leiro, 
pelas raz~es que ficar~o claras ~o lonqo do trabalt1o, com a nc~c~o 

de complexo industr--tal-mi} itar"' ('.tbser"'vável em países c1.::.owQ os Et.!H .. 

O termo setor p~oduto~·de material bélico ou de mater1~L de 
~mprego militar é aqui utilizado para aqru~ar o conj1~n·t8 de 
ur,idades ir,dustr--iais ~ue fabr""icam .::<5 iteY"tS riecessáJ"i.o~, à oper..:.Mç~o 

das Forças Ar~adas. Tais 
rifles, até r•lisse>is. O 

i.tens incluem desde raçbes, uniformPs~ 

termo setor ou ir1dústria de arm~MPl~tns 
constitui um co1~iunto 

aql1Plas fábric~s q1Je 
de combate e navios). 
~ltimo conjunto. 

arwas 
A ma io·r"' 
si t ua-<?,e 

pa'r''t:::::-

l·"'r'\ nq i clr.·. 

~J'r"'Od I I 7 Pftl 

A atenç'ii\o 
sit'>+:r:-nla:~, dP E~l"rn.-:c._s (;'~.Vlf."::if?~:i., 

deste trabalho concentr~a se 

das empi·"'P<.::.,:?~s 

ri!Ml:.€~1·-·i~l dE? 

pr"'odut·:~r"as 

tI""' a i't'5 p·::~l~. t p. 

dos si st er11 ,_::\ s ele 

pr-·onuç;j·:· de 



muniç~es, explosivos 
quíwica. Er1t \""'etaYsto, 

e propelentes pertenc~ ao r~mo da indltstria 
o fato de que as empresas produtoras de 

costumam 
p.en-t e 

SPf" 

das q 1_te, na ma i cct"' 
interior de 
ex c 1 us i vament e 

urna rnesr11a 
wat er" i a 1 

ir,dustt"'iais. f-i 

t"e 1 at i vaHJt!nte verticali:zadas, faz corn 

vezes, encontrem-se representadas no 
planta (qtte em ge~al n~o produz 

de eutr.reqc.' mil i taY') vár"ie<s r-','::\rl1•:•s 
vez rn,?. i o r .int:E'YI~:O:.iciadr r:IP 

elett"'ônica pr"'F.>sente nc•s ,4_t~rnar.JPl'"Jtos dr?tf·?t~r,li_na <,:"I'JE' pr·at ic;:01rsJPtste 
todas elas ir-.teqr"'ern, t.::'!.mhérn., este :t"'ars1o ír-1dustr··ial. Diante dessa 
super"'posiç~o, e com o objRtivo de difer~nciar operacionRlrnentr 0 
setor produtor de ArMAf~P)~tos, r~~orreremos ao conceito de 
segmento, c~t_jo dPt~ltl~fJiento é apresentado a sequir no capitula J 

deste tt"'abalhc• .. 

Os bens qiJf.?, semelhança dos bens 
"y,orr,lais 11 Co' ... t civis, costumam ser usadüs no se1'""1tido fisico, 
material, do termo. A qrande rnaioria dc•s armament.os pt"'OdtJZidos 
rtt ... tl'K:'a cheqa a ser"' utilizada.. f:'s tendr~r~,cia é SP"r"'Prn Ei"r"'m<~zey·,,"'irh:-·": 

pelas FF~)~) e'!" ao cabo de algun~} anos, de':-::.rt1e<bili::aclos pc·r te-r-ern-~,e 

tornado obsoletos. R obsolesc@ncia n~o é, como no caso dos bens 
civis, uma cc:onsequéncia de te)"'er11 sido lançad.-::..7:, l'""1o We}"'Ci3d•:.• 

mercadorias que aprPsPntem preço menor Ol1 v~nt~qens romprov~rl2s. 

No caso dos armAmentos~ a obsolescéncia ocorre, princi.palme~Yst~1 

ew funç'àt::~ da expectntiva dos milita1"'es ele urn pa:í7,, baseacia ern 
cr""itérios tecr,.:·lóqicos e/ou estr'""'até!;jicos, de .que, com y·":•vos 
equipamentos, poder~o suplantar os seus inimigos potenctais. 

Como veremos mais 
extrern~mente concentrada 

ac:IJante, 
a l'""1ivel 

a pt"'Ctd t.tç ~o 
mund-ial .. Os 

de armantentos é 
EL!~ e a URSS s~o 

responsáveis em con.jtJnto por mais da metade dos gastos rnilit8res 
te-tais dco rnundo - cet""'ca de urn tri lhêleo de dólar .... es C:lnU.::1is, e fr~c~qà•:• 

semelhar,te'da produç~c~ rnundial de. armamentos. Esses dois países e 
outros que tem alguma 
a Ingl.~tet"'t"'a, a ltálía, 

1mport~ncia neste cor1texto, ·como 
f?. a 

alto grau de desenvolvimPnto econômico e_tecnoló~ic6 .. 

a Fr ... ar-,ça, 

pelo· seu 

Com efeito s~lvo r~ras excp~~es, Rp~n8s os paises dotadc•s de 
elevada cap2cidade cientifica e tecnológica. fiq,Jram entre os 
gr~andes pr--od ut ot"'es e ex por"'t aflor"'es de a)"'·rt1ar!1ent os~ Essc:1 cür1d i ç·~·:-:· ~~r.:. 

é conseguida mediante um ~norme esforço de Pesqu1s~ e 
Desenvolvirs1ento (PF;.D) r,lilite(t""' qut> chPqa, a alcrtr~çc-1r"' em ê~.lq1.tnc:. 

p~ises, mais da metac1e do total de rec1)rsos despenrl1d0s PPlO 
governo para esta finalidade. A concentraç~·~ dos gastos 

interrtacionais de P&D militar é ainda Maior do que a ex1ste1~te a 
Ytivel da produ_ç~';fo e c:orne-r"'c-ial i ::-aç:~·=• de ~n""'rnEts: 05 F~H-4 .e a URS~3 ~-ào 

respon~áveis por mais de GIJ~ do total. A in1port~nci~ da vart~vcl 
tecnológica nbo se re~trinqe ao alto conteúdo de P&D incorporado 
ao produto, embora se estin1e que ele seja respoYtsável por 5 1 :1~ do 
custo~ proporç~o vinte ve7Ps maior do flUP R dos prod11tos cjvis .. 
Por ser o pt'ocesso de aquisiç~o de .armas baseado meY!C•S rro 
critério tradicional ·de comparaçào de pr~ços. e rnais no de 



desernpenho t; écni co E-1 na biJsca de 

A produç~o de arrn~rnentos 

esquema de subc•:•nty·atctç~~·::~, nos 
respondem pela fabricaç~o da 

St..!pPY'i Ot"'idade ern r"' e 1 aç ,)o ao'?, 

costuma dar---se atr"avés 
quais as 

p 1 at ct forr11a 
erapt"'e':?,as 
sobr"'e a qual 

peças e 
vetot""'es e 

OB di fc>I-""["'Y"ttr•-; •·;ir.;"t;pmftf> f111P O 

cc•rnponr-?nt;p~;, inclusive st.ta 
os arrnamentos propriarner,te 

r"""',.:··n~:;·l: i t ttt-:om, p rnc•nt ,.,,!.--;_,~~. ·""1''· 
par""'te rnais .irnport.?~r-,-tc,;~ c.~~:; 

ditos. Este conjur1t~· é 
denominado de sistema de armas ou armas pesadas (major weapons). 
As empresas terminais controlam o processo de produç~o comp ~1m 

todo, por serem as respnnc;Aveis pela concepç~o do produto e pela 
especificaç~o das caracteristicas dos cornponentes a serem 

encomendados às empresas fornecedoras~ 

pet""'feita .. , como um ato uni lateY'al e s'..tjei to às .incerte7as d6 
r'let"'cado, er11 qtle 0 pl-"'C:•f"ll_tt ("o~·"' YI~C• t; Pftl Y"IPY"Ih ';I Til.::\ (j .?\t ... ._-::\nt 1 ,:""\ pr"'é-v i. a di':-"' q 'tt:õ> 

rnr.·r-c."'\dü.. Ç~o--:_, 

é, ela ~;ó é 
a riH:?Y'C ad cn""' i r--\ fl'H~ r::<fPt"'f.?C'P ~·;el-""'á "revli7.c'J.da 11 nc.o 

contrário,essa produç~o 
levada a cabo depois que 

se dá Isto 

O pt"'OCf-?!:.;!::;o de ,'?lq•Jis;iç;~·--::• de urn Bl"'fi1C.Hfl~~nt·:• ern pouco SE- ÇJE":r-(:::OLL' 

ao ato da comp-('a da gt"'H.Y,de ffi2Í•-:•·('·i·a dos bens civis .. Ele é c•::•r11p•:•'=":-t•::• 

por UMa série bem detern1inada de evçntos, qlte se inicia coro a 
definiç:3:o pelas FFt'ln elas cay';l.rterístic~s ele• F-?q'lip.::trr1Pnto ;:, ~,er"' 

desenvolvido e vai até o rPcehjn1ento d~s pri~1~iras unidades, 
tendo já os protótipos e pré-séries sido s~bmetidos a sucess1vas 
etapas de teste e r110d i f i caçi':ies.. Tr-at: a-se dP prograr,le-~, de 
execuç~o cor~pleHa, nos qltois podem estar el~Volvidc•s milharPs <ie 
pessoas, que abarcam uma gr~nde quantidade de atividadE'S de 
cat""·átet"' bas.tar,te divet .... sificado, e q•Je costurnar,l ter--- u1n2, dur-'aÇã:•:· de 
dez a quin"ze anos (sete a dez ·anos par--a desenvolver urn Yrcovo 

sistema de arMas, e tr~s a cir,ro p~ra que 5e dê B·sua produç~o). 
Sua grande duraç~o qat'a}~te ~s Pmpresas uma rerta sPqurer,çn efn 

suas operaç~es, uma vez obtido o çor,tra-to. A entreaa do 
at'"'nlar,lento, que n•::·r··n1aJmeni~e se dá rnPdiante urn p~g~-:.r1iP·nt.o final q1.1e 

representa um~ ppquena p~rte db cttsto total envolvido, é apenas 
uma etapa conclusiva_ .. Assim, ao cc•ntr"'é.'r"'Ío de' que ''c.cc.r··r""'P- "r'"ic:l. 

roaiot~ia dot::; met""'cados'', .: há uma ndaptaç~o utuito lenta 
(vir--tualmente ii'",e){iste-nte) àS modi.ficdç,~es obset"'\.!C\das r-1a of;er~-ta 

~ r·1a dernar-,d.::\. 

O desenvolvimento de 
ft"'eq ue1'"1t er11ent e cot""'t ... e•;::,pr:•r,\1e 

dado sisterna de arM~s, ao q•_!al 
setor rleterminado das ~c.rças 

Arf11.,"1dci.S ceost UrtJM SAl""' con·t; t"'n t Meio r11Pd i ,"J·ntr? o pr()C~C"?d iwr:ntc' dP c·~·~_::. t 

Q_t\.~.~ -· isto é, •:• l'JC'r"'O d21. atividMde é calr.uJc:Hiü" c,:•r•1·=· ur112 
pt""'üpOt"'ç'?:o do cust c• efet i Vi3rJH?nt e obser'vac:lo~ Na raf?d i rJ,;:"t ew CJ''P t:.:• 
valüt""' final elos set~viç.-:os p)·""esta..dos é CalC''Jlado a _po:_:,?tr.::?·('_l•:;:.:··---1..~ e 
wuito pequt"..:.)··~a a p,:::.ssjbilidr-:..de- de cc•r,tr""'<:::<lá·-1o. Lc•nsE.->quenter,JF.-r,t.eo:o 
custos e preços finais v~rias vezes ma1ores do que ·~s 

ínicialr,lel,.,te estipt.t1ad·:•s passam a ser ~~~m dr:1do t.tS!J.;jl F> . .:::~té 



espet-'"'ado. Esta Ct:-:'lt""acter'i!c-;t ic'a di fev'encia clat"arnente o !:..;etor"' 
armamentista dos demais mercados, n0s quais os pl"'eços s~o 1~ 

resultado de Ur11 enfl···entari!P.nto, da ofe)·"'t~-:'1, f?stabelecida em funç;·J:c:. 

dos custos de produç~o, com a demanda, determinada p8la 
utilidade do consur,lido:::or· .. 

O mr.?t"cadc• dP .~t""'fil{·,,fflpnt:•:-·~~ r.;.e c."ll"·',:~ctf?ri;;:o:i-'\ ppl.t F 1 rli!-_;;tt:?nc·t.-1 t"lr.~ 

apenus ur11 cl i Pnte, () E::~;ti:\c.lf).. JYIF"SHIO nos ca':..;os ew q•.tr·~ <.:-,.:,;. 

ex pül''·t aç'bes represeY,t.er,l Ufl1<3 pY'opc:··r''Ç~·2ío a I ta de• vco1urne PY'odu z 1 rl•::,, 

a sua importência como intermPdiador das tray,saçbes cc•m c•s 
clientes externos empt"esta ao rnercado urn caráter forter~ente 
monopsbnico. Em tese, esta sitLiaç~o conferiria ao comprador um 
püdet .... quase absoluto na det; eY"m í naç~co do pY'eçc,.. Er,lbo~"'"'' o ..,.,,:tmero de 
produtores de arm~mentos n~o costllme ser pequey,o, no caso cje 
paises que detêm uma indústria de Material bélico significativa, 
o fato de existir Lima considerável· diversidade de tipos, 
determinada pela finalidade ~ OLttras caracteristicas~ leva a uma 
grande especializaç~o pr0dutiva e tecnológica dos fabr·icantes. Er~ 

ceor,seq uénc i a, o rnet"'cad o tende a se apt--esent ar ~.r:::qrnent ad c.. p•:<r-· 
produto, dar,do origer~ a llr~a situaç~o Y1a ~u~l cada fabricante se 
encontra nun1a situaç~o de vit'tt\al r~onopólio ao se PY1frentar com c• 
compY'acl o~ ..... 

O cl ientP únicc•, o F~.t;,;'~c.lo, t'"'ep!··psent~~do pelo Dppar"'t~-::•rnent;.-~, '.:.iP 
Defec::;a nc•s EI.Jf=\ ( •-:"•'-' pnr"' fÍl··'q(:(•:•s SP.fllP fh,~nt PS Prn ç,,_t·l- 'r~ c•<:.:. p~~ x ~;;.p~,), 

conduz sua politica de cc•mpras tendo como base o qtJe lhe é 
pet ... h1it i.do qasta'r"'~ e n;'lo o que é ''Y,ece~:;.~;,;,:1·,~io ''para at:el'"ldf·?'r""' .~s 

atividades relacion~rlAs a defes~.. O D*~fJ~rt~mento de Defes;~ d0s 
EUA, p•:•t ... exe;wplo, t"'E>Cebe, a par't i~... da apr .... o·v·aç-21·~· ti>:• eorçc;ffl·e·r~tc:• 

1~ilitar pelo Congressc•, um valor deterr~inac1c) p~ra de~;envc•lvir~~nto 

e aquisiç;jo de ar'rs1an1enti:;.s .. Ll pl..,eço qul~ fir,alrnpr·JtP ter?:(() p.:;,te'õ:. 

equipamentos costuma ser vát""'ias vezes mAior do qlle o in1cial~1er,te 

orçado,sem qLte isto venha a causar uma , ... ett--aç~o Y1a demanda que, 
como indicado, t·'espol ... ,de a outro tipo de est irnulos .. Isso fa~ cor11 

que urna dirninuiç.';?1o ela dF?rlli':tnd<:i ter·,cJ.o:, El lt?Vê.:t'l'' a urn aurne-r.t.:• ·n(.t 
pt"'eço, e J'"tào à sua dirninui.ç~~"·:., cor110:.• scr ... ia de e-spt?l" ... Ctl' era r,ler-·c21düs 
COY!COl ... \"""é?Y'!C Í B Í S. 

A oferta Y1~0 tende a a,jus·tar-se ~s ·flLI·tuaç~Ps da demanda 
(mesmo porq~1e esta n~o é fr~to das decis~es de um gr8nde núrncro 

de consurnidores), contribFJíndo para quG o nivel de capacid~de 
ocios:.a seja especi~:tlr,le),.,te elev<::trlo~ Ela é, p•::1r ... outr"'o lc\rlc, 
deter ... minarla pot"' t"'az('H?•s tpr_'"f'FC•lóqicas, peJ~:J n~?-ce~:;~;.l:J~-:-q .. ·Jr.· de~. 

u1anutenç~o de urne. t'"esP.t"'va estr-até~jica de: Co?:tpac:d.-:;tdf? p·r-··c.•cllt+.:ivc<. 

para situaçbes de conflito, pelo caJ~áter n~o-unifor~e no temp~· e~ 

que s~o i.ni.c'i.,~d·~··:; c•s ql"'r"711"'1dP""-i. pr·.~·jPtc·r.::,., P pP1,""t'.~> fl,Jt!Jr•çC•+"'""~~ rio 

met ... c,::.\rJo e~<tPt"'l'"IC•- A r.~p.~r:'Ídt,dt? r.cjos.~ dá jnd1:1c:-,ty'ia rle 21.i''fJ1.~rnc"""ntos 

nos ElJA é estimada Pntre 31:1 e 50~ para a rnaic•ria dos seus 
segr,lentos .. J;~ .-::• setol' de rn•tniçêtt?s~ onde é y,eces:;::,Ãr"'io rn.?\Y"(tf-?•f""' a_:rn<3 

grande reserva de capacidade de produç~o para atenoPr a 'J'~ 

aur,1eY",to de der,lF~nda f~l 1 tf!'l c.~~-o cie ccn .. !fl i to, apr"eser-.ta um .ÍY"JCJice r:J~ 

90i<:. Ceorno cc•i'JSf?q•Jr:r·,c:ii3~ (:'"•S f~tn..,lcil·r,te<:; de at~rn,c-;f11E>ntr..:.s cc•sf.:Jrf•.?,rn 



operar numa ~aixa de retol~nos crescentes à escala, bastay,te 
afastada do ponto de equi 1 ibl""'i() teórico. Isto é vic:\bi l1Zi:"1do 
através da criaç~o, pelo governo, de ''externalidades'' de vários 
tipos orientadas a subsidiar as empresas. 

Com os recursos postos a sua disposiç~o, as FFRA ~dqtJlrerA 

uma cer"'t a quant i d;:"':\dP dct "r,lf::>t'CC'\dc.ri ,3·-·seqtn"'di'"",ça" (i'., o j arq:-1:(-:. ck.•!::; 
economistas de defesa), sem e11trar muito em consideraç~es sobre a 
quantidade ou eficácia real do Q'Je está sendo adquirido. O 
tamanho do mercado l1~o é fix~do pela interaç~o de cornpr~dores e 
vendedores, n1~s por uma autorid~de indPpendente, o Conqresso ou o 
Governo. Contrariarnente ao que se poderia esperar de LIM rAercado 
monopsOnico, n~o há nénhum controle do Estado sobre as empresas o 
que dei)ca o preço final do produto flutuar em funç~o do interPsse 
destas. Estimativas por certo irrealistas, mas preOCIJpar~·tps e 
sintomáticas, revelam que a manutenç~o das tendéncias observadas 
atualmente, de crescimey,to do preço dos armament0s, faria com 
que, no ano 2010, todo o orçamento militar norte-americano seria 
suficiente para adquirir apenas um avi~o· de combate. 

O grau de concentraç~o existente no setor é extrem3rnpr,te 
elevado, -sendo que, no inicio da década de 198(1, as ceM maior~s 
empresas eram responsavPis por 

3 
66~ dos qastos com 

desenvolvimento e aquisiç~o de equipa1nentos rn1ljtares. ~ 

concorrência normalmente ass1Jme ur11a caracteristica do tipo "t; ,_tdo:::.. 

ou nada'~. As empresas n~o costttm~m ter corno estr~téqi8 a ocup~ç~c~ 

de uma parcela do merc~do de um determinado equipame~~to, mas s·irn 
do mercado inteir--o .. C,?tso isto seja. considr-r'!3.do invi,~v·el, elas nefll 
sequer tentaM estabelec~r-se neste mer~~do, preferjndo d8rlicar-se 
à produç~o de urn O'Jtro tipo de ecluipas~er,to, tarnbém de 1~so 

militar""'. Este pt--ocess·.:~ r-.efot-·ça a tendé~ ... ,cia a 1.\!"!la eXcE?:-sc:.1va 
diversificaç~o dos produtos e a uma segm~ntaç~o do mercado de 
armament0s, considerada ir,dPsejável pelos próprios a~alistas d~ 

setc1r intpr--e~;s;:\CiOS ern r"C\I.Ifllf"-\Yit•":\f-. ~;Ui.\ lnefici.énCla ([-;,::n'"!<:;ler"', l'Jf.:·P:·I). 

Essas grandes companhias, p~ra rnanterem utiliz~do s~u 

pessoal altamente q'Jalificaclo, e ~-P'J equiparnento, a p.:n ... ti·e de :u11d 

dert1aY,da ·que apy·ese,.-,t a f 1 ut uaÇ~f'S ele vcol uwe de vend.::Ps ( ~·, 
porta1'""1t•:•, de rn~o-de--oht"'a nPc.essái''ia) s:;uper"'ior--es t-t média, l'""1({•:• 

podem prescindir de contratc•s de lon~o prazo com o qove~Y~c·, 

subsequentes ltns aos outros. Isto é, as empresas necess1t2r~ 

estar permanentemente em busca de novos contratos, antos mesn10 de 
terem alcay,çado os objetivos esperados nos projetc•s em 
desenvolvimento. Para ter-se uma idéia da import~ncia dessa 
continuidade, basta dizer q1Je todas as empresas do setor mant~m 
gY'Upos especializados que tr-·abalh~3m estr--eitau!entP liqé:,dos aos 
militares, e cuj~ fttnç~o é prever as car~cteristic~s do 
armamento que será demand8rlo no futuro, q1~ando os atllalmente em 
operaç~o ou ern pro_jPto tivel~ern sua vida ótil em vias de se 
esqotar. A int.in1a rPlaç~o existente ~ntt~e esses ~rl1~1os e C•S d~s 

fc.r-'ças 
pelC•S 

ar ... rnadas. qtte chPqa a r-·esult(-;l .. ' fll.tr1l•?. asse'?,~?,•::•l·-i~";~. pr--est,;,d2 

prjmeiros na formt.tlaç~o das p0opos·tas ou ltcit0Ç~"S ~·lJ~ 



G/ 

ser~o posteriormente por eles mesmos atendidas, faz com qtte se 
realimente uma sólida ''comunh~o de inte0esses'' Esta, como tern 

sido crescente~1ente denunci8do nos ELJA, frequentemente leva à 
cort--upç.·~.:::o .. Estes C~spectos c!enotarn uma importante caructeri~.tica 
da dinàmica de funcionamento do setor, que é dada 
furtdarner-,talrner,te pRld eofey•ta, e .,-,~o pela der11anda~ 

Os fortes ir,teresses das pat·tes er.volvicJ~s - militaYcs, 
er,lpt"'esát"'ios, cerYtY''Os de pesquisa, univer"'sidctdes, ór-'q~os 

governamentais e sindic~tos articul~m-se numa rede que prod•JZ 
result~rlos positivos p~r~ tod8s p]as. Esta rede tende a assltmir 
um papel q'Je tr""'an~:=;rende o deseraper-,hadc' pelo ''complexc• mil i t,?tl"'-·· 

industrial'' para transfol~Mar-se num verdadeiro ''Estado dentro do 
Estad•.)", capaz de t""eflP->'.~o e aç'ào sistemática y,a_ rJpfesa df? seus 
interesses <Thompson, 1985). 

Apenas 8~ dos gastos em érmamer,to efetuados pelo 
Departamento de Defesa dos EUA s~o realizados cor~ o crit~rio de 
comparaç~o entre o preço dos fornece11ores. Os rPst~ntes g?% 
baseiam-se pr""'incipalmente no "desemper-,ho técnico", nâ(.:t ht=:1\/f?nr.Jo, 
portanto, nenhum estimulo pat·a reduç~o de custos. pelo contrário~ 
r1a waiot"'ia doe:) c:a•sç,s os custos tern a•tf<lf?Y,t;v.do n•1rn .. ) tax.:-,, rPMI 
s•Jpet'"'iOt"' a 5~< ao ê\f"!(),. (G.-:'"tnslet .. , l'JBO} n~_:. rar'iJ.C:> r:,ituc:lçC.r--~!::_, onrlc• 

ocorre concorrência entre produtor~s tendern B spr manipuladas 
pelo Estado que, através da encomenda do desenvolvim~Y~to de um 
mesmo sistema de arm~s a dois ou u1ais fabricantes, btJsc~ 

teoricamente diminuir o risco do empt~eendimento e/ou aumPr1tar o 
desempenho ~o produto. 

Como consequência,· tRndern a se est~belecer for-tes barrPiras 
à entrada e a saída de empresas e, em consequência, a conform2r
se um setor altamente estável. O compor1ente mais impol~tante das 
baY't""ei'r"'as à er-.tr'"'ada é cort1fJ}"'eer-.sivelrtler·;te a tecYtológicd. A-<.?..1·(; .. ::<, 

intensidade tecn0l~qic~ dos armamPntos é Slt~iciente por Sl 

explicar a s•Ja import~nci~. 

ocorre a nivel de produtos, 
P.speci i:::\l i z.aç~eo 

ou sisternas de 
tt:'c·~'"•C·.lóyic .. i que 

C:\l""'fll21s, tende a. 
aumer•t á-1 a ainc.ia 
estabelef.-:·i.d·::··s oe; 

dc•s ,::\i"'fl12ftlent o:;;, 

t:::tUtY'O 1 .-.;rJo, 
c.-:".< n t. , .... F"\. t •:":• ,.~~- p .~ ,.-.• ":":1. 

f<32 c:orn q~.Je, TtlP5fJ1C:• 

a 

wal 
e 2: rn-odr_tc;;:,.c, 
SJJCed idr:::•, ü 

fabt~icante qlte receheu ltm 

candidato melhor canacitRdo 
cornpletar seu trab0lho, ou 

contr~tc• passe a conititrJi~--~e no 
a receber ~urrdos acjicionais para 

pAra inici8r o desenvolvimPnto rle un1 

novo equiri:?I.Trlent(") .. O l~r?:1.::;.--c•Hrlf.H"'iHlento c!·:::• cc::.rYtY'ato, s:,ejé:"t ero tPr--r~v~·!:"~ 

da qual idacle OtJ ddrquaç2í.•:::.• cl•::• Y'esult<ldü, !::,E' J<1 eu1 tr-r-rnr•s clr::- crt,.~:.t;.-:.r,, 

coibido~ apesa"r"' das r-ri\o terrl, t"eal i ~:,t icar.leY·,tp, 

tentativas que vem spndo 

Departamento de Defesa, e 
t"'e,=i. 1 i -;::,::\rias pP J •:::' 

da magnitltde do 
Congresso pelo prónrio 
inchar~eYrto dos Cl!Stos 

praticada pelas empresas, qtJe em algltns casos fa~ 
cobrado por produ·tõs corriqlt~iros seja dt!zentas 
quando o cli~nte é •3 Pentágor-,o. 

c.:om •=• p·~-~E?C•..:• 

Vf?zer:::; rfl,::CI 1 .: .. r·-
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Estas ca·..-'acter":ist ica!:; COY"ttr"'ibuem, ao n1esrno tempo, Pt::lr"'a a 
elevaç~o das barreiras à entrada e ~ara manter alt~s barreiras à 

saída dos pr-odutot"'es já PSt.:::\br-?lecidos. A ne-,\t;ureza estratég1ca do 
setor reforça ainda mais um movimento nesta direç~o. Ante à 
possibi 1 idade que um fab"r"l.cay.te ver,ha a sair" do mer"'cado, se já p•:•r 
falência, seja por mudança de ramo, o.goverr.o está normalrner,te 
diposto a manté-lo •opprar,do, mrsmo que de forma notori~rrll~r.tc. 

deficitát""ia. {:) especi21.lÍ2i:'\Ç';~ç) E?Xistprd;e Y'tC• intF?riOY' cio setl.:•i"'' f·a:;:: 

cor11 que c• fecharnento de uma fábrica irtlportar.te quase sernpr ... e 
signifique que as FFAA ficar~o incapacitadas de se suprirem de• 
equipamento em quest~o. Por outro lado, o porte da~ ir.stalaç~es 

fabris e a alta integraç~o industrial existente fazem com que 
sejam bastar.te grandes as preocupaç~es em terraos do impacto de 
seu fecha.r.1entc• a r,ivel de• emprego, etc .. 

Faz parte das no~mas de conduta do setor a diversificaçbo 
das linhas de produç~o das ernpresas terminais visando o 
fornecimento, ao mercado civil, de produtos de alta tecnologia. 
Mesmo aquelas que foram criadas especificamente para a prodltÇ~·~ 

de mateY'"ial bélico, que podem ser c,: ..... ,sidet""e:.das rnin•:•ria, pr-·ocuram 
e s~o estimuladas pelo governo para produzir tambérfi para o 
wet""cado civi 1. Isto contr ... ibui pat"'a a1Jrnentar a caiJtela por par .... te 
do gc•ver~no quando SF~ tt"'ata em ret it"'a'r C•S subsidie·~:; concedidos a 
firmas em situaç~o fir,anceira difícil, elevando ai·nda mais as 
barreiras à s~í..da. 

A alta e crescente participaç~o do CIJSto de ~)~D no custo de 
Eabricaç~o de tim novo armar~ento faz com que raramente seJar~ 
alcançados os niveis de produç~o rentAveis, capazes de amortizar 
este custo.. Isto ir-,cer-.t iva os respor.sáveis pela SlJ.=:\ fabr--ic.=;~ç,J:o a 
pt"'"CtdtJzl.-lo ero séries que ter,dern a set"' super"'"ieor-·es à de1nandc:~ 

ir-,tet"Y•a das FFf.:jA de 'Jm país~ Cor110 dr.:-cor"'t"éYtcia, o que se ob~.et-.~a é 
que nem mesmo as grandes poténcias escapam da necessidade de, por 
raz~es econômicas (além de estratégicas e política5),. competir rJo 
mercado internacional para a venda de seus produtos. A proporç~o 
da produç~o exportada vari~ segundo cada pais e seqt1Y1do o tipo 
de ar"'r!lafllE?Y"Ito, e também, é clar"'o, cor,, a cc•njuntura pol í.t ico-
estr·atégica a n:ível i·rytPt"'no e E!xterno. Na. verda.de, a exportrlç:~~(') 

de armarnentos é um elemento importante da projeç~o de poder"' e 
influência das naç~es que os fabricam. A tal ponto Qlle. a posiç~c· 

de um pais em relaç~o às grandes pot~ncias pocler ser aferida pela 
origem do armamentos que utilizam suas FFAA. 

A pa't"'t icipaç~e< de vén .... i·::•s países e fabr ..... icard;es nuw WC?I ... cado 
iY1ternacional mais ator11i2ado, t"'elativa_r,lente ao de "monopólio:• 
bi latet"al" quf? v.iqot"'a nü int•?riOY' ele cada pais, teY,cJe·r-."i.a 

supostamer,te a fazer coro que o pt .... eço de um certo tipo rle 
armarnento fosse determinadc• pela oferta e a deManda. Entretanto, 
o fato de existirer~ cc•ndiçbes de prazos de entrega, crédjto, 
possibilidades de Ç,•;~..!:.\r-!:t.er."'_ .. ~J;,_.:_9_q_q, e de cor.-lér"cio ele outr"EtS 
wercadür--ias, etc" além de re:?J~ps cias r._atiJ'r''eza po] :itica er.volvencJ(·! 
cada transaç~o, faz corn que o p~eço d~ um certo armarnento nào 



tenda à homoqer.eizaç~o; mesrno quando existe UM consenso , o que 
tar11bém nà:cr é usual, de que equiparne-r-,t•:•s ele mesrno tipo rna~; de 
distiY•ta pt"'ocecJt.~ncia, apr"f?seYYt•:\fll igual desernper,ho .. "Cada cCd" .... Jtr"'atc.o 
é um cor-tt rato'', e o pt"r~ço do mesmo armamento pode vaY'i ar--

consideravelmente de um para outro. De qualquer forma ele 
normalmente permanPce em seqredo. Mesmo a entrada de y,ovos 
fabt"icantes no rnel'""Ci3.cJo, a 11 despoliti'zaçi':fo" das P.><portaç;~r_:. da~.; 

duas supet-""'pc)tt.~nciu.s .c•cc•"r"t"id,?:\ ... ,c•s ültimco!:·; qu1r-12t? (:\no<:::.., q•.tP 

resultou nurn forte aumento da proporç~o de armamentos negociados 
com objetivos econbmicos ao invés de politicos, n~o foi capaz de 
emprestar ao comércio de material bélico a transparéncia a lóqica 
econômica observadas em outros mercados. 

A concorréncia no interior do setor n~o se dá, como fica 
claro, via preços, mas pelas caracteristicas de desempenho do 
produto. A deroar-sda é altahlPr,te ser.sivel à 11 percepç~o de ameaça" 
dos militares, e à per"spectiva do deser,v·:~lviroer.to, seja no país, 
seja par" pat ... te do inimigo poter,cial, de r-•ovas tecnoloqias ma1s 

e'ficierstes.. A especial i zaçâ:o das empt""esas, em t_errnos ele tipo de 
armamento fabricado, e a praticarner,te inexistente concorr~nc1a 
externa, torna ainda mais atipico o funcionamento deste mer(~ad0. 
Devido à sua cc•mplexidade, esta tecnoloqia é cada vez rna1s 

leyitimizadora da iroport~ncia e necessidade de mil1t~res 

altament~ qualificados e, em consequência ber~ pRqos. Por c•utro 
lado, os grupos militares que atuam nesse processo de interaç~o 
cc'rn as compav··,h~ias de P&D, por"" estarf?m ·afastacJc,s da p)"'át 1ca 
concreta da guerra, tendem a valorizar características de 
"perfot"r11aY"1Ce" dos at"marnen-t:o:os que poucQ têm a ver cc.r,l SUM 
eficiêr-,cia real r,o cawpo de- batalha. Sua demanda tende a get--~n'"' 

uma P&D que tende a ser "seguidista'', pouco ir,ovat iv21., e 
·orientada para melhoramentc~s marginais, e n~o pAr~ modific~çoes 

radicais que dêem ot"igem a ar'"'m.a:r,lE>Yltos de coy-,cepç~ç. nt.::tva .. 

Esses 
tendem a 
Inglatet"ra., 
ceor11P 1 ex ida de .. 

11 fllf.? I hot"'2Hllf:?nt•:•s", r'3.l ém de ger~a 1 rnent e de<:::>Yiecessár- i o<:;. 
determin~~. principalmente no caso do~ EUR e da 

desvantagens causadas pelo seu maior tamanho e 
Quanto maior o tamanho, maior a vulnerabilid~de. 

comple><i.dadf.?, r.H?.not'"' a co:•nfiabi l1darle, r11a:i r:•r"" a 
oper~aç~o e manutenç~o, etc. Enfim, maiores os 

Quanto wa i ot-'"' a 
dificuldade de 
problemas loq:í.sticos e cust(:.s e flll?.l"IQf""eS a eficiél'"•Cia ecoi_...pjmJ.ca, e 
wesr11o 11 tecr.ica

11

~ desses sistemas de at'"'fllarnentos.. Todos esses 
elementos conformam tJm ar11biente favorável a uma situaç~o de 
preços administrados. Dado que é o item P&D o ql_te apArece como 
mais sensivel a um ''inchamento'' visando custos e 
consequen·temente lucros crescentes, torna-se conveniente ex~n1inar 
com algttm detalhe ~s caracteristicas ''técnico-produtivas·• e 
tec0ológicas do ~etor .. 

2 .. J...!._?_!"_Ç_~~ ~.f?J:. .. f.n:i._~~·t_ir;: .~-~---~~--$_çr:t__i ... <:::.9.:::.P..r'!.;~çf.~~-i_1:;_.i_y 0--~~~-.Q.~:;., ____ .ê e t;_ r.::• ('_ .. d.~ .. .-·- P .. l:"": Q P_! .1 {; 1:1..·-~·. 

de ntª-.t eY' .. A .. ª-J_QJl·_1.i.~~~;~ 

Muitas d~s c~ractPristicas 

tnatet·'ial bPlico decc•r"r~el,l 

elo setOr"' ele prod •J ç-;:'1:.::::< 

de suas caracteri~~ic~s t~cnic~s, 
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al~umas das quais causadas nelas mesmas t'az~Ps que determinam as 
pt"'imeir"'as. Nc' itera que segue, ap~"'espr,tamos as car"'acter.í.st icas 
qtte nos parecem essenciais pa~a o entendimento da anál1se 
realizada YtC's p·r"'ÓHimos cap:í.tulos .. 

A crescente intPrp~netraç~o dos mercados a nivel mundial, a 
ur··i for·mi zaç~o dt~'l~:; P• 7 \Ut.~1r-:; t:JP consurno r-:- est í los cJr? vid< .. t '-~ ·=1 

presença das empresas ·trarlsnacionais, deter~1inam que pl~aticàr~ey,t~ 

todos os produtos soft"'am um processo de especificaç~o de Sltas 
caracteristicas que tende a transcender os limites de cada p~is 
em pCll·"'t i cu lar"'. Dado que sua ut i li zaç-i1o eleve p·, .... er?nct-.Er 
t"'equisistos semelhantes, i-. .. ,dependentemE!nte de' país ~=·nde ela se 
vet"'ifique, tende- a existit"' urna crescer-,te homoger-,eizaç~o da 
tecnologia utilizada em sua produç~o. 

Tal processo de homogeneizaç~o n~o ocorre com igltal 

intensi-dade em todos os setores produ·tivos. Há alguns q'Je se 
cc:n"'acte\'"'izMrfl pot·' urn m.?~iot~ grau de "toler.'jncia" ~t utiliz.:.1.ç-i:~o de 
tecr,ologias distintas da que se encontra ·em processo de 
genet"'al izaç~o à escala mundial. Pett"' r ... azôes 1 igadas à pr"'Ópi--·la 
lógica de geraç~o e dift1s~o do conhecimento cientifico e 
tecnológico é muito dificil que paises com menor capacitacit~ç~o 
r-testas á-t"'eas possan1 acor,lpanhar"' o t"itmo' de inovaç~o e diftts~o de 
r1ovas tecnologias, o que os toY'na pr"'aticMrnente i-r,capazes de 0s 

deser-,volver .... em _s_irnultàr-,earnel--,te aos países lideres {Dagnino", 19Bf3) .. 
Isto faz cc•m que o pe;·"'fi 1 tecr-tolóqic•:• daq•!ele-s. sr-?tc•i-"'f':."S ro~is 

11 toler"'antes'' rat"as vezes utilize tecr-.olcgias cie y,atur"'e::a 
distinta, mas que 5e encontrem num nivel de eficiência_ccmpativel 
com o dos paises lideres. A situaç~o mais frequente é que eles 

.se encontt"'em atr"'asados em t"'elaç;tt:o ao "estado da artR'' 
internacional e que se integrem na tendência mais geral de 
hornogeneizaçào tecnológica que se verifica a niyel 
inter~nacional.~ Politicas protecionistas s~o. muitas vezes 
utili.zadas no sentido de manter a viabilidade da manuten~ào c1e um 
cet--to hiatet tecr-,olóqico, que deve ser.. obvic;:\mer-,t;e "admiY•Jstrç.:lfJo", 
entre o nível inter--ne• e internacional. O apole<_ ?.ü 

desenvolvimento cientifico e tecnológicc•, a transfer~r.cia de 

mais CC•nlUYIS 

capital e tecnologias estrangeiras ~~o 
de viabilizar a obtençào de nive1s 

tecy-,ologia, 
as f11aneiras 
C•:•r•lpat :Í vei s com o pet ... fí 1 

S: É possível 
que..-·~endo Ctpont: ar 
transpo~~te urb~no 

eMemplificar ben1 · sin1plesmente o qtte estamc•s 
a·trav~s da consideraç~o das atividades de 
e a.ét"'PO:•.. n pr"'irneir.:~. a~:n·--e~.enta urn alto qr""D.'-' de 

"tcolet"'~nc1.:1": os. Ól,..ti bus quP tr'nfeq;,\W nas cidades dos pa:í.<:.;f?:::-, de.• 
_Ti"l, .mesrn.:• quando ifllp•:•r"'t:C~dc•s, -~:;;~o muito di~.:õ,"t;iy-,t()S t.t=>cnc•lógic-arnente

d~:•s dos paisPs cer-ttt"'·'-"\is, e:-? <;;~o "c•per---adc•s 1
' de rnaYtC?i-r---a ig,Jalr:lente 

díst inta.. J~\ o t·r"'Mn~.pül ... tP •3éY'eo, pc•t" estar"' sujei to ~ y,o-t"'r,1aS 

internacionais ba~tante severas, ~~o GdMite quase nenh•Jr11a 
tolel'"':ància e"' cur·.spqt.tenternenl::e r__) padr ... ~·c· tecnc•lógico que apr-.eseY1ta 

no TIYJ é ~n"i?ttíc;;: .. r,lr.::'nl.;P idf'>nti'7o ao do"' países C'f.?'t.tr"'C~is. 



O caso do setor procJ,Jtor de armamentos dos paises 
pet""'Í féricos r·.~o é, pot.. uma S'~t·"ie de rctz;:)es, dentre as qUc:\lS ê\ 

principal de natureza estratégica, um setor de grau relativo de 
11 toler~ncia'' elevado. Principalmente qllando essa indústria 
pretende destinar parte de sua produç~o à exportaç~o. Nos 
pat"'âi;:p"'afos q~-.~e SPQUPrn , "'"'Pt"'f"!:··;c-.ntamoq .::\I num.,"'\~;, (;H"t"'~ctr:n".í<;:;.t: ic .. "'\c-, 

especificas do setor prodt1tor de n1aterial bélico a r1ivcl 

internacional que permitem visualizar a capacitaç~o necessél~ia 

para a produç~o de alquns equipamentos de lisO militar, e~1 

cc•mpat"'aç.·~o aos seus "sirni lal""'es" civis.. Trâta-se de uwa l1sta 
parcial, apenas indicativa, mas que permite visualizar outras 
distinç~es implicitas, referentes ao desenvolvimento, proJeto e 
~abricaç~o dos mesmos, e também aos requisit~s relacionados aos 
i tens manuter1Ç'~Ct e operaç::to, nc•s pai s.es do Ter"'cei l"'"o Mundo. 

O segmento pr·od1.1tor-· 
seguintes caracteristicas 
c•ut rc•s) : 

-os av~ibes ele cor,lb~"õ\te, 

velocidades supersônicas .e 
uma r .. elaç~o ,~so/pQtêr.cia 

de empt"'ego civil. 

de aeroYtaves mili~ares apreser,ta as 
técnicas fundamentais <ver Castells e 

pt~incipalrn~r,te os destinados a ~ti~qlr 

a I ta rnanobl"--abi 1 idade, devem pos!sui r"' 

mui·to mais elevada do que a dos avibes 

-para tanto é necessário que sejam equipados cor~ 

leves e potentes e, em consequê~cia, mais complexos. 
fl13 i s 

-sua fuselagem também sup~e maior complexidade. A estrutura deve 
ser mais resister,te e leve, o que leva B utilizaç~c de proceseos 
de produç~o e produtos, corno os materiais compostos, ma1s 
sofisticados e complexos. 
-requisitos especiais s~o também necessários no QliP tange ~ parte 
eletrônica de navegaç~o 

referente aos sistemas de 
mi Ct"'üe l et ~"·-ón i c a. 

e comunicCJ.ç;~.:•, 

armas, cada vez 
sem 

mais 

-existe un1a elevada 11

5l.~pev•pc::.siç~·::-•" entt"'f2 a pt"'C•duçÀ·-.) c1v1l e 
militar. A fabricaç~o de aPronaves civis e nlllital~es costll~l~ se 
dar no ir.teric•r de uma mesma ernpresa. 
-pequenas SÉ't-·ies rJp Pi""'C•duçF!o. 1\J•::sr--r~lalrtiE:~nte !?~c· prcodu-z ic.IQS cer"'ca de 
500 unidades ao longo do period0 de fabr1caç~o de um mesmo avi~·~, 

que pode durar mai~ ~e uma dezena de anos. 
-elevado nómero de modificaç~es s~o introduzidas, ac• lonqo desse 
periodo num mes";o modelo. 
-existem três s•Jb-spgra~r~tos d8 produç~6 bem definidos: fuselagern, 
motores e compor,ent~~-

-elevado nivel ele ~ubcoYitra·taç~o 

interligaç~o interindustrial. 
e, de 

-a C•:•Y"ICE? PÇ ~·C> f.":? dt'?senv·~:. .l v i Tt1er,-t o de· 
do 

prc•rJut c• fif'"~t::11 bPIIl 

especificaç~o P 

complexos, e a comercializ~ç~o se 
nl1r11et"'O 
d~ a 

rlP cor,1ponent e-:-s 

caY'go do sut.,-



segrnento f"u~,C?l i3gern. 
ou tet"'mir,ais. 
-c, sub-segmel'",to ele apesc;\t"' rJa definlti'la 
importancia das empres~s norte-am8ricanas, passa por tJ~l prc•cesso 
de relativa desconcentrAç~o, com o aparecimento, inclusive, de 
empresas aeronáuticas em países do Terceiro Mundo. 
-o sub-seqmento fabric~1~te c1P m0tores ~ nxtrem~mrntc ~oncrn-tr;,rJo 

a l'"tivol mur!C:Ji.~l .. U111 pr-~-quc•tr,.::, núlflf.?l"''O dP f)l!lpi-~Pt;:;at;, ...-~ IJif! nt'ullPr~n <:~li",cJ.:.~ 

mertol·"' ele p."3 i s,--;.r_~~;:; clet t6111 o cc•nt ro 1 P deste met"'CMrJo.. f~)s q uat r ... o ma 1 o·,.-·es 

empresas que dominam o mercado de motores aeror~~~Jticos de alta e 
média sofisticaç~o s~o a Gener~l Eletric, a ·Prat~-Whity,ey e a 
Rolls Royce e a Snecma. Outras empresa~ emnos importantes~ que 
~abricam sob licença s~o a MTU alem~, a FIAT italiana, a Volvo 
sueca, e a f'rlitsubishi jap•:•l'H.?sa.. Os fabt"'icar,tes de rnot or~f?s 
produzem apenas um número limitado de modelos, ao qual devem 
adaptar-se os produtores de ~use~agens. 
-o Stlb-~segmento produtor de componentes, do qual a parte r~a1s 

importar-,te s~o, Ct"'escentewente, os fabr"'icantes de aviônicc.':.;~ é 
extremawente hetet~og@neo em termos de capaci-·taçào especifica 
(infcq·"'rnática, mectAnica de pr~ecisâ:o, r'ovos rnatet ... iais, etc), 
tamanho da empresa ou divis~o, etc. 

Os navio~ ~e guerra devem atender a requisitos de ve-loc1d8de 
e mar,obrabilidade mais severos que os de emprego CIVIl. 
-seus sisternas de propuls~o, a gás ou mesmo nuclea)~es,. s~o ML\Ito 

mais complexos·do que os motores-de cor~bust~o. 
-seu equipamento eletrônico para navegaç~o, sem falar nac~·~ele 

destir,ado ao cumpr"'ir11ento de sua miss~o militar, •.lltr"'apassarn er11 

'muito a sofisticaç~o dos navios de uso civil. 
-a série de fabricaç~o é extremamente limitada; às vezes ela se 
reduz a uma única unidade. 
-o tempo de pt~ojeto e constrttç~o é norroalmentR mais elevado do 
que os sistemas de ~rmas terrestres e aé)'eos. 
~o custo de Yabricaç~o é, comparativamente, 
a 1 t c•. 

muitc• rnais 

-vem se tornando cada vez mais fr~equente, a nivel mttndlal, un1a 

preponderância do sub-segmento produtor de equipamento eletrônico 
de empre~JO naval (i-nclusive t:H'"'r11•::1fl1er,tr:•) sobr"'e •:• de _constr~uç~,-=· 
naval, a ponto do primeiro passar a ser o responsável pela 
projeto, construç~o e comercializaç~o dos navios de guerra. 

Os requisit9s dG cor,f·i~bilidadR P as 
dos Cc":\t""t~os de cowb:t:::l.te (mE>'~:E?-e>Y'OliJq icac:-:). 1 

qualquet"' ter"'t--et'"•o, elPvados aclives, etc) 
severas do que os veiculos de emprego civil. 

condiç~PG de opeY~Ç~0 
alta"; tempr-:o·r-attn·--2s, 

s~o extrPmamente rna1s 

-sua f abr~ i caç€1o" ern r~c·Y,snrl'.t~r·tc- i a, s-.upêH? C•3 pE1C i t: cu;-;::-;e~; ·r, a tt ret?t de 
metal,Jrgia e novos mater'iais (canh~es de alt~ velocidade e 
press~o, blinrlageml, mPr~l"tira de precis~o (giro-estabilizadores>~ 



micr•oeletr'Ól'"tica (sistelna de d:ir"eç~<:-' de ti~"O e outr'·o•;;), fabr"ÍC<'"'~Ç~·=· 

de motores de pequena Y'elaçâ:o peso/poténcia, etc, wuito f>li:"--11s 

elevadas do que as necesc.;árias par"a a p~"eoduç~o de veiculo? oe 
emp.,.-·ego c i v i l .. 
-tal fato, entre outras razb~s, tem levado a uma crescente 
ir-,cJpper-,déncia entr"'e os pr'odut(')t"es deste~~; ·dois tipos de veiculj:·s~ 
-corno ocot·re em Olltt"'O~ SPQm~~n-tns & ~~ri~ vror m~inr a 
de? F!quipar11Pnt:o d~? t:tl""igetn ,,li.CY'('.!elr:~t:\·"ól"·,ic;::l, tanto 

combate em si como, pt"incip.:~.lrner,te, nos seus 
cc•mur-, i caç~o e de armamet,..,t c•. 

A PY'OdUÇ~O de m.isseis exige capacitaçí:les 

i ncor p•• r"' .-~ç :-~,.-, 

Y"IO CZ:\-r"Y" () (J•.' 

si S- t f? file:\~:;. cJ e 

nas 
micf''c•eletr"ônica, optr"ónica, teY·meoqrafia, mecá\nica de prec1s;:;o 
(giroscópios, servomecanismos), p~opelentes, metalurgia espec1al, 
novos materiais, etc, também extremament~ elevadas. 

2. 1.3. A P&D militar e seu in1pacto na economia 

O g~sto r~undial com r&D militar, contitui--se no maior 1te~1 

especifico de despesa, repl~esentando 25~ do gasto ~~lobal r,o setor 
e supet"'ando o, ~otal alocadç) er11 COY'tjunto nas á!'--eas de pesqLtlsa 
básica, energia, saúde, transporte, processamento de 
ir-Jfot~rnaç~o, p(::<luiç~<:t, agl'"icultur ... a. Estima-se que f:?nl l'JBO cer"'ca 
de 500 mil cientistas e um milh~o e quinhentos mil enqenheiros 
estiveram engajados na P&U militar, o que representa cerca de 25~ 

da disponibilidade rnundial. 

A estrutura de P&U m1litar norte-arneric~na absorveu, n0s 
últir,lOS anos cerca de 7(1'1.. de• gasto gover"namental er11 F•B,O dos EUf), 
e representa aproxirnadahJente 5')~ da despesa mundial alocacla A 
pesquisa nc• setc•r.. A estl·"'utura de P&D rnll itaJ-" da UH~~:-J, que 
t"espconde po-.--- apr-'coxirni:ldatltente 2:_;j{. cJ-::o qàstc' ti::.tal rnuncli.;:1l, 
caracteriza-se por uma tPndéncia semelhante à existe11te nos EU(). 
As raz~es entretanto s~o diferentes, }~elacionando-se à inér~ct~ 

institucioY,al do setor mil.itar R ao conservadorismo das 
Ot"'gE~ni:zaçêles industt---i<:iiS .. Os r--e.-.,;tantes. c~o a 25';<. do tc•tal rnl.lndi8l 
alocado a P&D militar s~o gastos principalmente p~la ~r·aY:Ca, 

Ir-,glatet"'l-"'a, seg 1Jidas pela Suécia, Alemanha Ocidental, Jap;~c., 

Canadá, Itália, Ptc. t·ler.:-;r.,pr:; países, a.E.1s"trutur"'a de j:..•&D wi litar é 

razo~velmente diferenriada, sendo Cl'Je os produtores rner1c•res tér~ 

conseguido alguns éxitos comerciais através da e>cportaç~o, para 
paises do Te~cei~o Mundo, 
Y1ecessidades. 

df.? a.r"'m,':\men·l;or,; mMis adequados 

O esfot"'ÇO dt-"? P(UJ militar" tem orípinadç. ir-•c•vaç-Ch?s q1w1e~ 

utilizadas pelo setor civil, aumentararn a produtividade e abr1ran1 
opo~"'tunidc1cles r.lt:-? in\/est:iUJPY,to q•.tf? dir-,arniza·r''i::IW a ec:·c·norni,.,-:;. 
Existem vér~ios ex~n1~los de inovaç:jes geJ"'i::<.das no .;:-tr11bito rn111.·tr.-..i·
que tiveram tJ~l profunrl·~ impact9 na At'Pa civil. Para n~o alon{l~i~ 



lista, citarerflos apenas alguns 
segLtr-tdo cer"'tc•s analistas, desde 
-os motores a jt::\to iniciat---artl a 
cortstruç~Ct das '' bowbas voadü\-"as '' 

dos que 
a Segur-tda 

teria~1 se verificado, 
Guet"'ra fvlundial: 

ser desenvolvidos 
alewãs .. 

ern funç~c~ da 

-o uso da enel .... ~Jia nuclE:.'€:\t" 
possível a paY'til"" das 
atórtlica r-,ot"'te-anlet"'icana .. :11 

para a ger~ç~o de energia elétric8 fc·i 
pesquis~s para a const~uç~o da bomba 

-quase todos os civis da 
te 1 ecowun i caç~es dece<Y't"f?.t"'ar,l 
át"ea rnilitcn.... O r,3.d<3.l"··, o 

d~s pesquisas que ~e iniciara~1 na 
lasE:,n ... , a Tibra ótica, etc, <:::;.2\o 

decorr~ncias imediatas destas pesquisas. 
-a ciéncia e en~ent1aria dos materiais, qlJe vem d~ndo origern a 
novos matet"'iais de aplicaç~o intensiva na indústria modPrna 
tiveram igualmente sua origRm na área militar. 

O efeito da P&D rnilitat"" sobt"'e o setor"' civil, char,lc:--tdCJ pt:-l•:•s 
técr•icos de ê__g_:LD_off ·ter11 ~..;ido usaçfo Y"10S países capí tal istas cor111::• 

ura argumento que justifica o gasto e~ ~rmarnentos. Pal-ece-nos 
óbvio, entt"'etal'"•to, q'Je, se o objetivo f,.:,ssE~ t?stimul<:4.i~ o 
ct"es;cirnento econômico aty·avés do pt"OQl"'esso técni·co, a apl ic~:\ç:-~c· 
direta de recursos para a pesquisa eM setores que tem impacto 
direto e mais elevado sobra a prodttç~o seria muito mais efic~z. 
Especiali .. stas ,.-,a ,3r"'ca de tecnoloqia e de seu impacto sóc-i,-,
econômico estimararn que, caso os recursos materiais e hum2nos 
alocados a P&D militar""', desd{:.? a SeguYida Gue·r"'Y'a JY!1;,ndie.l, fo;:::;:.ser•l 
utilizados para finalidades alternativas, a maior_ia dos avar,ços 
tecnológicos esperados para o ano 2000 poderiam ter sido obti~os 
em 1980. Pot .... outy•o lado, a Ct"'escente- cor11ple';!-{idade clt1 tecYI()lüqia 
militar fa~ com que, mesmo nc•s paises centrais, n~o mais do q~te 

20~ dos seus resultados tenham alguma possjbilidade de aplicaçào 
para fins civis-

Se for considerada a maio)~ disp~ridade a exi~;tir--

entre os niveis tec1~nJ~~jcos tjo sPtor p~c·dutor de arwamen·t·:·s e a 
de bens civis das economias atras~d~s, é ele se espet~ar Ltrna margern 
de utilizaç'~O ainda r11Pnor""'. Além disS<:<, a war,eir"'a corno é 
atualmente realizada a P&b na área miljtar, onde preciomina IJM 

~lima de se~redo, isolamento e falta de criatividarlQ, tipicc• da 
•• pesq•J i sa por·· encorne-r1da '', tende a di f i c.u 1 t a·r..... o ?.P.i.n ____ •;:ff .. ~ t "'"-=t.•'"tt o 
nas econetmias cel'"ttl""'t"'is ccor11o· · Y"tas per--i fél·"':i.cas; .. ~;e, pe.lo l,;:::,.d.-:.:. dM 
contr~ibuiç~·=· p.:;n"'a o cJesenvol'-lirnt'?l'"",to tecl'"!Olôgico ew ger--al, a PF;D 

militai ... ten1 se rn•:•str~ado ir.efic:az (e até rtlP~?f•J•:t no::ocivD corn•:• ver-ems 
F1Ct item seguinte), pel'.::' lado ele sua influt':>ncit:i no=\ din;<;rni.ca do 
gasto militar~ pode-se identificar um papel tambérn bastante 
med íocr ... e. 

.:a Esta ot ... i !:,lern 

e><pl ica, se~1undo 

no que t"'espeita 
es pec i a 1 f11er,t Ó;;:? 

pt"'oblem~-:\S. 

militar da produç~o de energia nltclear é o que 
alquns ciet')tistas a sua inadequ8ç~o, sobret•.trJ') 

quest~es de segurança. Reatores concebidos 
prodrJç~o· de energ1a, n~o padecet"'iam d~stes 



(J dPSPI'I··,t.-~•lViiiiP(tt.-:• I;F'l:rt•-.•l_{lqic() Ó t_U/1 elt?ftll?l't\;(:• CL'rtl:l'df {Jti 

corrida armamrnn·ti!~t~, devido ao cat~áter qualitativo ~~~e esta 
assurtlP.. t"I,"J..is d•p) qur: ê\ SUe:\ quitnL id,:"\dP, r o po{1E~l""' t:lr>•'":,tJ"'t_lt lVU - Pfll 

Ct'Jtl''t.\5 Pt:'llf.iv''f'('?:\ 1 ~,_, ,J ~~.c·fi•::;t i.C'tl<;::':t.-·:, tec.'rtc•ll11!;-liCf"\ dor~ .-::'l'liJ;Jitlcn'tt:c•.-:; {' • .. • 

--Cr"'itt?t"iO qut? P~"p~;idf? a COl-'"'\"'id.et rl.l·"nl·~lfiPI"tti':"t'tB.. n .... ~lifll Co .--:\t"'•:;F'Y'ti\1 

exi~.,tE.'l""lte é t~o irnpOl'"tar·,te pat"a avaliar"' o pocleY'io cJe ura p.-::-tí~:; 

quanto a capacidade de efetuar inovaç~es tecnolóyicas 
siqnificativi_.)•:; n,~, .~\l·'f"~<l lflilit.:,~-11'.. f)p·-~~:~.\ fc•Y'Iil.~\ iur·,t;._) <-·,-·,r,l 

cc•nsid~ra~~,,s estr~~-~~Ji~as, a varióvel tecnc•lóg~ca passa ~ set~ 

ftti'"1darnental, d.::<.do q•JP elA t-? '-'hl elernPn"tc' 'r'H?cess,~h"'io da bq~;c,:.~d<.:i 

supet~iot"'idade.. It::;so, •-~~o ti!P~;fllC• tcrt!p() er11 CI'-'P condu.": a Ct"'f"•:;cpf'ltP'::; 

'Yastc•s ertl P~<D., lev.-:\ F' t\nl,;'\ •s(.:ofi~;tic.3r;:·"fo e custo cadci ve:::: fllt:liüt"'es 

do a~r~ar11ento, hem coroo a _pe~iorlos de vida útil rRri~ vez rtlais 

cUt"tC~s. Se, pol" um lado, a CCofl1plexirJi1de elos ai""fflar,JPntos exiç1e ur11 

tE?Wpo de proje<t•-:• f? C'Ol"' 1';ti·"IIC'7':l·n r:>lrl.~ VP~~ fll,:\i_r., r1PVi\d(·:•, riPl•-, ,~,qt·l'•.·• 

cr.:on-tjntJo P 17->fc•l-·'ç;o dP 1'•(1?,1) fiJ:.L c:c•r11 qt.tP., tM---",ftl•~· .::\ntr·-, d<l r:-ntl~.::-:\d·--_\ Pftl 

eoper~aç~o 

obsoleto. 
de Ufll equi pau1entet, já r.)xista C~utro que o:·· tc .. t-·nM 

11 teóricas 11
), 

custo de Pê~D 

Sf??-IJ 

ar~bos se di~erenciero. ?penAs p0r umas poucas 
n~1o te~-t~"1dc--l~; nt:' p1-~.~t ica (p, pot"'tê"'f'lt<::-•, 
volor p~de ser bastante distinto, dad~) ao al1,0 

i YICOt'p.;_:oy'acio ~~~:; 

Ur11a aná l i se 

rnilitt:"'\r tendr a 
atividad~ de r-·~D 

Dleramente qUantitatiVA~ da COMr)OSÍÇ~O dO gasto 
ffli::tsCM.i·""i1l-" C• papel dPSer'rt1il'-10nt!--? q' .. l~C-7' cJE;~~-,pr,lpPnh-."":~ 1 ,;., 

na di r,,~rn i c:- .:1 elo q21!C>tO 

é OY'Çê\l!1t?nto rtli l itat-" n•:•t~tp----,"'""lllE'J-ic:a\-··,,:, 

-f 1 fJlCi"'~IIIP'r""tt:P, Co 

e~: n~~~mnnto ele 

pPsse<a 1, 3::-:;~~~; •.::•pel"i'\Çi":io P. r,la·n,J-t f?nç2\c.•, ,7,,=·r·:; nov.-~·l':-, pqui pç-HtlP.nt.--.r;, 

25'1..; e P&D, 1 O:J,; (t-:>''' 1~H3~::: .--. q,:-,st;o 
foi 12~; rle um t0tal de 24(1 bilt1~es 

P&D, apPsar de rp.t<1nt i ti1t i ·1~-=tl!lc>rd-;e 

E'ftl pnss•':'•€11 f•:•i 't 1)i·: f? en·r 1=-•t:J) 

dG dólare~;). A ~tivid~tiP de 

trndc a dP-tPI ... fllin.-:n~ eo c1_p:;t(:o 

P·-~·•-tco l·"PPf"'E'So.::>r-,t ,-"lt_· i v.-:;~., é .-:1 que 

cf.-_,r:; y-,,--•VC•f~, Píjlli_ fl''·HiW~I'-,tc.r. f-:", 

ccq .. ,t;:,pqt __ H?YYtrrtiC~l"'tr~:-, c,-:-,pqr~, qt..\~-~,t(.•':J. de .-:·.q_1C'-?l"i:,c;.~o E? flli'\rHilcnl,-;l.,~· f·~ () t-i•l•.:) 
de pesso: .. al que it··á or:•et"'t~~ .. -1 •. -,!:s .. {)1(~111 dc.1 q'Jf-.:> 1 é fE<.(:::il irnC?.ÇJlna·r~- q•_\E? 

urtl nivel (E"\ntl,-::\1) e-;tt•·-,i.-l"'r·d:C~dn dp dpc;prr::;:-.,r.. r-~u1 Ç-'80 "i-i-/i qPr~-,"'11~- pfp·! t_-r,r; 

r,l,_\ 1 ti_ p l·] c.-,d·--·l··-pç,., c:tlr!ll_l I t.\ l; i v,--,c:, dro nt1t l.tl·"r.z.,'"' d 1 ,-,ti. nt: .??I d·-·c:: Dd'/ i ndo::-·c:-: dr:: 

l.lfll ,-:~ltr. q,-~r·~t..--:• rrrl rlr••--~r-;,--·,,-.,1_., fl,--·,r·· f\Hf'ltlfi.IC.•. r(. PVifiPrtt-p, tiÇ•)" C<l_,t_:\"''0 

}.:\f.Í("J, qtJP, ·(, q,~,,,·-.t..-:_) Cfll pr•-~),._._}('•<~1 CC•flr-:,t·;it;l_ti 1\rtl•'.\ ftti'!f,'~<::• ciÍY'Pt<l c-1,:·.\ 

q•J<3l i Fic?f;0···, dr:-•t-:-,t;p, Çi ~"I'J,;:I-1, p··.,,l., st_tt~ VP::::. é ur11 r--F'CJ'I1"":.._1tc• irr!pc•.::;tc• 

pp];1 ~--.·~·fl~:-,t.lc·.~:\(.-:-:'1•:. c!n PI'!'IÍfl,-_.,rtiPI'II.-:-, • __ t"til i:;·;:-lcl(-•~ •. ,,_., vr•t-''1 f 1r_·.~'1r'r•l.-.•r,, f!ttr-.>, 

n• .. :o CIJ"r''to pPr'.Í<::-•d.::• ciE1 'J D.·..-,•:..s < l~'Jl'i-·~l:J3) 1 i:::\ pl'"üpC•l ... c3eo rJc•C· t"'E•cr~~tt,;t•_;; 

das fo~·-çe:ts .~l- ... rtladat;:.:. r-tül''tí:?·-·arnl:'::>t"'icanas quP po:::.s~-;tJi..::~.rtl diplorn·3 dc::-

SP!;;I'-lndo grau, pa!;:;sou de 61~ par"'a 89'1~, p•:•dP-c:-,r? -avali~:-\t" a 
i~1portante relaç~·~· qtJe se e•3tabelcce ent\~e a tenrl0~1ria ~ cada VP~ 
maior sofisticaç~o do 
"m~o-de--obJ-"ct." m i 1 i t ar~ 4 

equipr-::lhlentü 

4 E~:-;s::1!:"> c•--::·r-,•::;.1 dPr''i'l(_;·:"it··~ q1.t.:1ndo •. ll"•,)l i:.:>,-:\d.~<::, 

pPrspPctív.-?. de f?nqt?~_jar:IP.t"tt(:• d~""'s estr"'~Jtuv"',-::\!0:", 

perif~r"'ic0s n~ fJ~·sqltis~ Milit~r, inrlic~lll 

l•:•nqo pi"'•~"'~-_r:.•, Cl'tl tr··)l·w···~~ ~::.·::oci • .-li<-;; E? 

1'!0 

de CB, f dos p.::\l~c~,-: 

cfE~.l tn <l. 
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par8. a dificu.ldaciP e C<S 

vinct1laç~o das es·trutltras de C&T ern P&U mi1itar, c~be mencic•Y1at' 
n1ais 1Jf1l e><ernplo.. ,:) pt"'P•:.•cup<J.ç~o cetrn a conver"'G~o da inc!ústr'ia 
bélica, nos países cerJtt"'ais, tem levBdo os a·nalístas a 
i Ytvest i gar"eftl o ~p---au dP especi '"' 1 i z aç~o encont r"' a do er·d; r"' e a SJ.ta r11~<:r 

de-obl·'._:":\ • n Cê1t E."qül' i,::\ q !.Ir-> 21 r1f--.f"'··;.pnt t-' CRY',""'r·· t p·r-• í_ r.-, t; l C•3C:=, fff,::o. Í ""• 

distintivas é a PltVülViclt~ COr11 Btivicl;;ttles dr-= r-•8,[).. ~-'r:?\'('ê?-1 tF-!i"''-·-se UHI<-1 

idéia da ma.gnit,Jde d("• pt'í')blerna, valP citaY' a e!:..;tirtlativa, feitc•. 
pat""'a o caso da UHf3S, do ternpo de r'etr .... eir-J~\r,lt?ntc• do pessoal 
envolvido com P~D militar. Ele é superior a 11r~ ano para os 
cientistas de urna rnar,eiJ··'a ge·r'al, e supet"'ic,t"' a dois anos pcu·'"'a 
certos tipos de engenheiros.~ 

Este teo1a, jé ~":t_tH:W'dticlc:o no pr~lfllf.?it"'O c:-aplt,J1o do pY'E?!?.PntP 
tt'abctlho, é t''etohJo:":tdc:r t=:~q1.1i com o objPti'-io:-::o cl>=-~· y··es':'"~•-~~It..~r- a 
existência de dois Gspectos relativamente inderend~ntes da 
t""'elação indic~i:-\da~ U1n dP )'",atut""e7M eco·nor,lica, rPlaci·:·r·,,~do t:1.•:::• ef"E~itc• 

n1u 1 ti p li cacJe<)""' .. -ace 1 E?t"adoJ·~ keyr1P<:3 .i.,\ no, coment dd(:o ftPSt e i t er11.. U 

ot1tro é de y,at•Jreza tecnológica qLte, sPgundo alquns 8Utores~ c~·m~· ,- . 
~lary Kaldor e Seymour MeJm2n, estaria na- raiz do ca~-áter-

atualmente inibidor do crescimei1to econbwico r,os p~ises cent.ra1s. 

O gasto .H! i 1 it0;·r"' tern s ide• 

pelo seu poLier dinami7arlor da 
de armarne11tos gera empreqos 
insurnos de muitos setores 
contingente de pessoal que, ao 

econornia no cut"'to 

p.::l.i.!::.Ê<;:; centJ"'ais, 
p~-·nz•:::•. A prod•tçê\•_:• 

de vár"'ias especial id.:<.des e dPr!l,_:'índc:"" 

ir,du~.tr--.iais~ f~)ua opPr-·cti_~~~e< ~-tlq'.lf?r- ur'1 

Ç-)0\Star"' Se_u~-:;. salár"'ios., têH!lbéfJl Íl-~á 

ceont"r--ibuit""' pa\''"'a clinawizar' te-da fllém dísso~ C• 

t ec-nc) 1 é.1 g i c os, 
cent t"'a 1 qUE~ 

q1..1e p.:-:<dP. SPY' 

esta pc•SSIJi na 
f?s pc:·t·'ctdo~ 
di y·,,'Ô\hl i c,"?\ 

Pol'"' o papel 

urnas da~- éonseq,_,~y·,c]Ms n•-:.•civ.~s que ,_\rfl apc,io a Pf!,D rni litor- pr:•d 1:::·r-·la 

determinar~ Al~m rlP in1plic~r urn~ orjont~ç~o do Psc~sqc• f!Ot~rJClal 

de P&D desses paises para sct·~r~es social1~ente ~~~o ~riorttár10s, 

ele podt-?r"iH le-Vr:\"1'"' M 1.!1'11 cE·'Pscilnento Y1;!{o ft:""'IC'i lfnento c-c•_ntr'c•l 3-../c•l de":~ 

indústria de armamentos~ 

"" É 1 ícito supc•Y' que est:a 

ocorra no sentido tnvPrso e que, às desvantagens já referid~s, do 
envolvirnento da estrutura de C&T dos países perirériocs com a 
prod•Jç~o de armas, soroe-se a de destinarem escassos recursos e 
tempo para qualificat' cientistas e engPnheit~os para atividades de 
P&D wilitar. 
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equiparner.to militar-, dt:::>p•:•is de faby-icMdo, ni):o !::;e cc.nvF~r··te er11 

capacidade pl--•:•dutiva q•.te, cori'l<:::' tlfll teBY', pül"' exE'?rnp.lo, l'"tf?Cessitar--c~\ 

cons•Jrnidorps (l~Je cc•rnpl~~m rollpa~ Ele n~o cria problemas fltt~!Y'OS 

par""'a a dinàroica cíclica i.Yiet"'er·.te '"'c' capitalisrno. P·::•t'"' sey·· •.tr1t 

''estet"'ilizac.lc•t"''' do excPdPn·te CY'escf?ntPrnertt:f? qer"~?idO e ~.er•1 

opot"'tunidades de r"t?.:1.li.z,::'!ç~c·, o investirnpnto na pt-eoci•Jç;1o ele L1"r'fll.:\'-~ 

é cap.:"z rle estirn•tlar" c• crf.">5Cif!IC''nl;c, econúr,IÍCI'::O no curto nr<:';\Zc•, "'c;.ern 
o per--igc• de vir ... c1. ft""P.<:1··-lo n.::. f•Jt!Jl"'C>. 

Ernbo\·""a 
ar1t icícl icü 
t ... econhec iam, 
se di,, i g i a 

apc•ntando o caráter perverso deste mecanisr~o 

de est :imulo ao cr .. e~_;cirner-,to capitalista, !':,eus C'r"':í.t icos 
até há po1.tco tehlp(:., a sua eficácia. Suct ar .... gur,ley,taçF!o 

apenas ao.ataque à utilizaç~o militar dos recl1rsos de 
y,atiJl-"'eza púhl ica, lJfll~,_ vez qt_!P. os rnesrnos· pqder"'iarn ser dit"'~?tdrnr:>nte 

destinados pelo governo na direç~o de outros setores de maior 
relev:ància eCOI'"djrt1ica e socíc"'?ll.. E nâ:o se trata de um 11 -r-'es.id•I•-:•" 

sem possibilidade de outr~ aplicaç~o produtiva, ·em terrnc•s 

capitalistas. De fato, as decis~es sobr·e quanto q~star em c~da 
set<:H... da ec:o::-•n.::<mi.:1. s~·::• te<r,li.ldt-_,s cro:-ntr~ .. ::~lrnPnte, prn funç.·'tfc• cl·-:•<-~:, 

iYitC'r~f.?SSf?~; pol { t; i CC.•<::; q1.1f? ~=,e fllMni festar!"l Y'IC• g•:•Ve"r""'i"l()- (ls, de~,pi:?SI.?l."S 

rnilitares s~o clecididas de forma a ater1dPr consider~ç~es 

estratPqicMS c-:\ n:ivPl ln-tPl"'l'"f,;:"~r'i•:-:•rl~"11 P C'rll 
comp lexc• i l'"td us t r' i a 1-· f11il i t <-H~ .. 

• 
O ÍfllpF.\cto de!:-;sa sittJaç-~o, em ter~-r,los sociF~i~., tem sideo 

arnplardPnte rlocunlf?.\'""tt,":l.d•:) pOl-""' diver'~:.,:~~:-; ins+:-ituic;('je~:; iYttei·i',f:•.cion;:"jls, 

tais cor,-lo a ONU. O qasto rni li l;~1.t""' rl.i'"IIJ<=Il wuncJial que! j_á supe·r'·'ou un1 

trilh~o de dólares Cqu~se dois Milt1~es de dólares n()t"· minuto é 
frequentemenfe compar~do com o custo 

al inu~ntaçâ"o, ~--i-A Lide, Ptc~·, y,cos países 
pr ... o~p"Hfl12\ s, c a SC) e>< e c ut ad·::••s., pr•d Pi· ... i B.l"tl 

as tens~es:- sociais r--espon<:::~,veis, em 
corrida armamentista. 

dos prograw2s de educaç~o, 
do Terceiro Mllndo. Esses 
c:l i r11 i r-, u i f"' 

últ irna 
CC•i'"IS i rJer~ ave l r11Pn te 

p-e 1 i:""t 

O por-1to que nos intPr"'e•:;s;::t r'"'er:=.st:-lltat"', _F.IpF:>•:;,:;r... de menos 

ir,lpC<i"'tante, é o imr>acto desta r--eal idade Y10 d-inar,liSfll•::-_• da.s 
P.cor,ornias cent.:y·ais.. O g!:":t.sto rni1ít~e:n- .... , 2.0 ir,vés dE? ~itendPr" .. ~c· 
objetivo de reprorl~JÇ~o ~rnpli~da do capita"L, como ~té há po~tco se 
aceitava cc•nsensualmente, tende a negA-lo. Sua fUY1cionalid~de 
econórnica, eM tPrmo~ capitalistas, sofre ~~ro questio~amer1tcl c~da 

vez r11ai•:•l·""', que sE.~ S~".:•rna à ccinden.?,ç·~o social e mor ... al rnal s 
difundi da, agl·""'eqand(::O nove!:.; e> 1 c~rnPntos p<:.11~.:1 ~'.'ti~ c r-- .í t; i. r:,-::t .. 

clr:~ di n,::\r,li :;:-aç?io vi8 invest i.!l1Pf'"1to de 
recursos, supost~mente sem possibilidades de apltcaç~o 

alteJ~natí'va. n•:• st?tc•J· ... dr? dPfP .. ~H tPrn fic.?~do c~d.-:-:~. 'lf?:? r•l,~is d:i~.t::.:-""'-r'te 

da lóqic.~ do q:~~;--:;tc• m:i 1 Jt,""'J··- no contr-·.~t~io, f~ste r:, c.~cln vez U 1 <?l<:::. 

ur,la par ... cela dr~sviada d·:-· "f,.,., .. ,d·~· d~ inves-t irnr·rftr:• p(•hl i c<:-:< rli r""'eClC•YJ,?Id·:• 
a gc:-tstc•s so:::.cii::\i•:;. .. ·de ir,-f"J-,::"t~-e!:=,tl-'llt''~""'B, F? de ()tJtr""'<:::ts t ip·--·,r::;., 
nect-?~:;.sáJ·"'i•:•s ao fltr,ci•:•nc'lillF'Yitc• dr::• r<:·1pita·l j•-,r,l•.:• .. t=-1 t;,-:~hpJ.,~ api-"'PSFY·ct,_~d<·":.:\ 

a sequi~"', E:'rnbç•t""'a n~<:: sp pr·'c•p•:•nh<:o• a ·pl"~-•:•vMr"'" nc•5-Si""l a·r-·pltf,lf"C:lr,taç~'j,-·-:·., 

per'rclite vis,Jal iz~r ... l.lr.t,?l t:~-?nrl!'?ncia o.t:ua~ ir!1pü\"'t<:"?tnt;E• n•:• que• di~_.-: 



l. 

r-e~,pP i to 
cent r'"' a i s. 

a gasto 

/ti 

111 i 1 i t-ct(' e 

Tabela 2.1. 1: Gasto fl'lilit,"3.r"' e cr-'escirnent:o econfír11Íco 

J i.-\fJ~O 
f<f'n 
Ft"'E\IIÇE\ 

I r.g l at "'''''" 
EUA 

( 1 '3GU --19) 
~ 

O, H 
't' o 
it, 1 

4,.5 
7,5 

Fonte: De [Jy·-asse ( lr.:H33} 

I ,-,Ht\ dr·-' {;i--'r•·-,cl 

rnen-t:o rJo ~::·IEl 

( 1950·-79) 
il.. ao a Y'1Ct 

8, ~J 
3.,B 
.lt' 8 
2,3 
~:-;., 2 

lt'IV!"-·,t; illlf'i"Jt< t/ 

~·I B 
( 1 '3G<l ··7':1 l 

~~ 

18 
17 

1-=l tabela 
de seu PIB 
eçonbrnicü, se 

r~ostra quo os paises que destinam rnenc•r pt~on0rc~c· 

par-'a CJi:õ'.Stç•s r11i 1 i.tai""'PS .-::\pt·"'Psent.3w rnnlh·-~•r"' rlespr,,r-•Pr,r·,·::• 

j.:1 este av.-:":\1 i ~""-rlC• en1 tet"'fllc•s ciP taxF.~. c!~-' r:l-·Psci rnF>nto 
ütl fip 

investi~lento/r~ID. ~!ola Y1~0 est~o t"'elariona(Jo5 paisPs socialistas. 
Estudos t''ea.lizaci~"·-:oc:_:; t,-:;obr--e o caso sovPt-!'l;ic(-:o a.por-,t.=..r.t, entr-et.;:..i~•t•:•~ 

nurn senti d.:• f11U i t: ·--:, SF~nJP I h.:--n·. t- P.. t'l d -j fet"f?'l'tÇ'<-"-t nc• rJpc::_F•f•IPPí•hC• t ·r, c:! i c--r--:-.d,::-, 
pel.;:~. tabela, sobJ·~etud•:• a e><istente f~ntt·'e o Japi'tc• r-• •:::•s FtH-L, r,c,cJe 
estar' ·fot--teme-nte influenci~:;da pela tr .. anl-:!fr?·.--·éoi'.lCÍa das 
respor,sabili~ades de dPfesa d(} priMPiro par8 o GP~undo, o qlle 

üt""':iginF.t.t'"'ia ur11 vaz,':\r•JPl'•to de f"'P.Cul·""'c::,O~:; dispc•nív'F?is 2.0 q.:··vE~·r"'nC< nor-te-
americano para prornovPr. diretBr~ente, o crescirnrnto ecc•Y•br~jco. 
Esta i-r.tet"'pr'"'etaç~c}, aleq;::\cla por-- E1lgqns analistac:.;., na i .. '·eal icl"'•de 
Sllp~e qLte o gasto ~itit~r teria liM efeito di~otbmico sobre o 

apt"'f.?St::>rtta ur,l cf-Pit-e• pn<:si-ti\IC•, riPpC•:i'?j. dele, -.--.r;~q;:,t;Ivn''~ fl•.:<uco 
r·ealista. Na realidade~ ela parece ser o reflexo de •3rAa tenrléY•cia 
mais geral à queda elo ptipel Pst iulttl Mdnr' dçts set:•--:•f"'Ps t"elacl•-::•r-.~-'~rl•:•s 

à defesa observa.do até hA alguns anc•s atr~s, ou por o•Jtro J0!jo~ 

do i wpact C• rt1é.'1. í c•-r~ assoe i c:tdo a i nvest i rner.t os de r-.Bt ur ... e ;o 3 !''!;)':' 

mil i ta r'"'~ 

O ct"'esci~IPnto do qa~to mil·itat"' P, M~lS 

pt'"'•:•duçdc• dr? ar"'r•ttifl1Pnt•.:•c:;., tern sidt:::• i:?.por·,tadf) pt~los 

como um dos fat•-::'•t"'Pr::; quP pode111 ]PVMf"' à r.lino:~·r"aY' 

pt-Pc-i~;.?!riJE'"('tt:e~ da 

Y1PlP ·intet"'ess~clns 

ttrn dos prob.JeMas 
que rn~is preocuparn ~s economias cPntrais, o d~~Prnp~eyo. ~~~stP 

sen1~i_do VrllP Y'P"--:_sf.\J tt"\l ..... ,-,'\ PHi•:;tr"~rtc':i..:t dP e•::;t:ud<:.::.<::",., r·-e,'?\l j z,_::id<:<• .. ;; 0r11 

~Jai~~P~) ccnt.r'"'air,;;., que tr~r,l dPrtJOYtsLt·'adc• qt.iP ~'"'~. cap.;,cid;;,dp dP. or.-•r-·;:-tr"' 

ernpr--pgc.s dit""'f?t(.-:•s e ir,rlil~t~t·:·•~, pt"'incipa]mente y-,o-c;;:, seqnte .... rtos da 

rn?.s~.3a t:r~a.b.::..lhrtdc,~~a fiiFti.s <'=ifet:.::tdos pele• dP.SPrnpr"'PQ<::•, P. r11•Jito UJ.""!ior--

em S-Pt-•:•t'"'eS COfllO ~0-t'td=; pc}I __ \Cf"\t;;;:-tç, P h;,·lbitaç:jo do 

pt"'oduç~o de ~t~rt!Rft!entos.. A evidência estaria 
q 1_\P fi C• 



diminüir;âo elo:::. tEHft,::\\,..thr• do sr>t.-::.r .. dP. i:''IY'HI~lrnr:-'r··,tos, ou ~.:.ua E-:!llrJt.i.'!'"''"~\~'?1•:•., 

p<:<dPl"' i a SF~f' ·f ~C i l fJIPnl f? C:C•!"!lf!Pnr:;,':'(d,"1 C·"':!~..;() •:•S r~ectJ~""'SC•S pUcJC~SSf.:Ofd 

af1] ic,:odC•S ner"õ!?S r,ptot'f'''·· [l o:<b•o;t,\cq]c, i'\ <.tr01<3 i\Ç:>\0 dec~.P t Í pc• é•, 
entr'etanto, de r·,at'JY'QZt1 eJninr:ntemr::>nte pol itica, ur11a vez que E> la 
afetaria positivamer,te o crescimento econômico. 

? ..... _ ),__! .. ~:t _____ ~f.)_ ~2 c;~f):..~.'? __ t;_ .. i E!··~.<~~L'l_(:~ .. ·-r I~:"'·--~.~:-~~:~~ r'·(':' . .t _ _,;:~.n.Li:.'l ___ .fl.! . .:t.J.LL0..12_l.L__ .. ~·L_!-J.Jo··.!u~.r-'Y.! · Y. :·;:. ~~ .. !J:: 1_,: t .~: ~. 

g_q,.ê: __ p_ª_:L?...~ s .. PJ::.:~::;·.~4. 1 :t.:t(n:.~.ê- ..... t;:J. ç:.....-~J::-:.nJ ~-~ 

f..) evidt~r·tci<.-1 arn·p~·:er .. ,ti:-HJE\ pr:~lo c:IP."'>r..:<rtlpt"?rlh() dM PC(tr"'C•Uilr~ do··~, f !.H·l 

e da Inglatel·~y-·,"':'\, paísf.:?S qut? se c,::t)·"acter"'i zam por- •.:•r"'j P-.l"tl21i·"' ;:1r:; 

rnaiol-·es p·~~··f''CeY·,tagen;:,, de SPIJ gasto P'.:1bl i co ern Lf,T pt:ü.2\ .:?1 ~.•f,l) 

rtlilitay·· (em t-·elaçho à de o•Jtt""'•::•s países centr'ai~;) 1evc•u a que 
foss~ tomal~do corpo um~ argumentaç~o que considera a 
''deqener'escéncia'' das economias norte-americana e tJ f!l 

resultado da tecnoloqia de produç~o de armamentos. Uu seja, a 
queda da vitalidad~ das 

cfF! 

dos paises centY~lS 

n~o estariA rlet~r·rniYtarla 

apenas po\·"' urna t"az~o:::· "eco:.Ytt\rtlic[t''~ enteYKiicla esta corn.-:) J"'elC~tivi3 .• ~ 
manipula.ç2t•::• d•:•s , .... F~c·cu"t!'~c·s ciP-t?>tinad•:•s ~s dist·iy,tC\~. cc:-~tF?qor ... i;::~s de 
g,::~:st.-::. (consumo, Íi"IVP.':-.t Íl!lf?i'·tt·-·, etc) O'J ao~) dist int·~:os ::.::,etc··r-·t"?S pc:.ir"',?-1 

os quais se Ot"ient.::\ (pc/t.tcaç:,:Ko::o, i·nff·"·~:\r::ostr"utuY'E'í, etc:). t•!,::"JlS 

impor'tante do que est·a, a co·ndjclC<l"'<"'~"·,l~p CY'IJCial d2t ten!l(;;nci-~ à 
"degenet ... escéncia 11 

~õet"ia o e~,fc•r"ço c:!P.clic.:~rio à Pf,D rnilitar-- e o tipo 
de tecnol<::•gi<:;t desE?nv·olvi.d~:l. a par~tir ... d·::. 1~tE·~3rtl(_• .. 

Par""' a COhiO clá PSSP. efP.it(:o, é 

considerar alg•Jns a~pect0s rio MPl·carl•:• de ,7:\'f"TI!Mf!IC•J"!I..;'~)S:,, clç;~. ló!]iCc'3. 

intr ... insica ao estnhl~nto rnilitar--., Y10 que di7 r~nspPito às 

ccn""act:er"'Í'::'3tic<::,\S do t.<.r-ln<'~.!'IIP1'1tC• efJl utili:z.~:l.~;~c· e i:.\0 fr-::<tc• de qtJe ·r,os 

encont'r''a.rc1C<S at;ualmente nÚI'fla !:;it:1.1aç~·o de r:?sgotar11ento cl•:• pr:ir·~i":ldiqr.-,a 

tecnolóqico do. pós··-g'.IP'r'T'·~, r-.~r"'octr?i"i=ad·-:o pt-?1.::.\ ut.iJ1z.3r.,:;:\o de 
ino:::n.,'t:\c;~e~ .. ro~ .. :n-qint·!i.!:':~ Tç•riJC"fJI(-:•r·~, 'i"tüVí:tft'll"'l"itr-', Co Crl'~.c· d.;:.c;, run, ql!f':? t:\.C• 

lado da ur~s:,;, é um d·.)~:; hl,::\ÍC<\;!-?S Pl'~·oduto:::.r~es rnUY'tdiais de ,'?l,('f!ltõ\f;Jent.os .. · 

Corno v i me• c., (:< rnel·-·c.:..\clo de ar--·rnDrclent ü!'?. e c!ow i ~~~,-=te!.-) poi~ qr~·.:1nd~<::> 

fit~n1.3S ol iq(:op·-~·1 io;;;t,""\~·;;, que fl·'Pf1'.tPntr-?I!'IF:nte fdbr~ic.:""?~:rn tr.-\!ilt..::·r'?rn ç·~-·c·dut•:::''=-"' 

civis, c:>spf.?Cial i L.adé,t?, no 1='-'":"•:::•jF.'t•:::• e p!'"or:luç,,~o, p.::··r-· er-~c·:::•r!lr;>r·.cJ~-~ d;.:;,~, 

Forças At-~adas, de ~l·~andes siste~lAS rle a1~m0s. rt compl~eelr,si'/PL 

que, er ... tt"'P ·-=-·~· milil,""'r··p-:~,, E')ii~,t,;:, IJHI.::l pl .. E'<:<C•Jpé:lt78<:• ("•b'::'e::;:::-,iva cor11 •..::• 
desr.wpenho cJ,'.::\.:3 .::n"ftli3.'."': qqr:• ut i 1 i ::<·1!:'1~ n1.r.:r11 da SI.!<"\ sPqt.n--;.\nc.;·L"' P. <~ rJ,;;, 
naç~c· t?si.:á eltl j<::-:<Ç!c• ç, ~-·'"'1 pl··pstíq·i..-··; <:='.lrl r:··nlilrJc:tt~r·,ci.; 7 , pi~c,fi.t::.:;,it:··f",a.l 

tende\~á a ser' t~l~to rt1ais valGY'iz~cla qua1~to MAis ~ofisti~.~dos 

forem os equiparnent0s que '.ltilizam~ 

A concep<;~·-=• dP que• (:O t: i p•::• dP rpP?I''t~.?l c:t <;:a:-:-,.r- pnf·,-p,-,ti='tr:k· s~r- .i -::1 ..:. 

tt··adiciol"lr'11 ]e·....-.~, t;,~nlhf.t..w, ,-:-\ '.II!J,7:>, ro;,-,fj~,tiroç?io:-::• c~~p•::;ccr-,t:P ern d.irE:c;.;."'~.•=• 

a at~rna.s dP cat"•"'cte)·"i~:.:.t i.c-i::\ 1::; n;"(.•::-• ticf,~.,ptad,":!s r:••:'s CC•Y1fl :i-t.:.:::os r-·pais., q·J~? 

t êrtl p··..:•t" palco <::t!:..; pi3. i ~ .. f.:"" r.-> do 'Te!·"'r:-ei I"'O l~llJnd,-.-... Por"' OtJt r .:o 1 a'.J.:,, o 

cr--itér-io de üf''qani.:::,·"<C:;:'i•:· dr7! 1::; F('•'r"'Çrl 1:, nr"fll,::"tdric; f?fll tr:·t-·Y'I() dE:' si~:t·prl!c"'S 



demandas por um tipo de equipamento que 
11 Uma porca. que dá leite, pe:te· ovos e 

t!.f~QL::.Qt.:.ç~9 .. ~-:t_ç.}._ng_" !:!:!.L~.l::.:::JLLY .. t!'.~!-1.-~ X~.~:~·~!) .. 

un1 es~ecialista cham01J'de 
pt"'OdliZ 1~~·· (g_q_q_·:::.J..§~.Y~l.f.!.Y, 

A configuraç~o b~sica d0s armarn8ntos (dada fur,damentalmente 
pelas Cat""'actet""' íst icas da platafor"'rna de lançamento ou q_~.lJ.Y~.l:~'..Y

systel!!.) Y"1~0 sofreu rfll\d,;:"~nÇ(:is .,. ... ,=-dicetis YtO:•S últimos aY"tos .. f) din::·~r,llCa 

do setot"' tem se no::-•tabi l i:z<1c:lc• pela i~~,t"t"'oduçi'{o dr,? ir-,ov.:\t~'êies 

margi.Ytais, apesar de significativas do ponto de vista das 
caracteristicas e do desemper~ho esperado do produto. Assim foram 
incorporadas as soYisticadas tecnologias dos microp~Aocessadores·e 
raio laser"' em at"'mas tet""'t"'estr""'es e aer"'eas, erH?f"'gia nuclear"' ern 
submarinos, etc., levando a um produto que alia um consider~vel 
conservadorismo ern sua concepç~o a um enorme potencial nominal de 

destruiç~o. Esta tendér.cia parece ~star determinada por uma 
situaç~o de crise de longo prazo da economia capitalista, na qual 
se comb i Y"1am e se cheocarn urn par"'ad i gma t ecr1o 1 ó g i cü ern pr--ocesso dE., 
esgotamento, relacionado à fase expansiva .dá onda lonya anterior, 
e ur11 outr·c., em gestaç;,~er, que ir"'~ 1 iderar, C1bt""'ÍY•do novas 
fronteiras de investimento, a expans~o futura. 

Um ambiente de assessoramer.to mútuo, no qual os empresários 
de P&D su~el''Cro o tipo clt? c:ir·'mt:1 a ser pt"''c.•duzido, e c's rni "J 1t.::-~r'~f.?'S. 

participam dj_retar~er.t~ da direç~o ·das empresas e de seus altos 
lucr•os, est ir•l•~\la o 11 Cornplexo iy-,dustr""-ial-mi l itar-~ 11 erjl dir"'eç~o a 
uma sofisticaç~o crescente. Assim, os altos e infladns cLtstos de 
P&D poden1 ser repassados aos preços dos armamentos, cada vez raais 
justificados por esta complexa teia de imposiçbes de seguranç~, 
desempenho e interesses. 

O custo de desenvolvimento e produç~o destes equipamen·tos 
baseados em tecr,c,log ias nascentes tem si de' alto e crescente, n2:o 
guarda~do ur~a relaç~o linear, mas sim exponencial, com o seu 
desemper.ho 1 ... ,as charnadas "sit•.l(:iÇ~es reKi~~ de ceoríflito". Sua 
cc•ntt"'apar"'tida é Uftl eq1.1ipan1ento carla VP.Z mai<:::. cal""'•:,, de ba1Xa 
.confiabilidade, m~nobraljdade e flexibilidade, coM sérios 
problentas logísticos de manutenç~o e consumo de combustivel. 
Esta tendéncia, verificável a nivel microeconbmico, j~ é 
amplamente sentida e documr~~tada no interio~ da institu1ç~o 
mi 1 i tar, e tem suas cc•nseq•_t{!f•Cias 1'"12\ econc•rnia dos pr"i nci pais 
países prodl!tores de ármamentos. Gastos milit?res pesados e 
crescentes tendem a ~cPlerAr este efeito e difur.cli-lo no inter1or 
dá estrutura prodtttiva. 

As empresas produtoras de armas oper~m com t~~a '
1

ló~ica de 
ir.e"ficibncia 11 que sE? t~..,a·n~-;rfli te a t-odA a Prc·~··,or•lia pr:.r·' dois cai"'·,als 

principais. Por um lado, através das firmas que fabricam os 
componentes rigidamentP especificados e c~ros, necessários para a 
produç~o de armas. Por outro lado, através das mesr11as empresas de 
armamentos que s~o, também, produtores de bens de utilizaç~o 
c i vi L 
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A cor,1pa"r"~aç~() Pnt:Y'e d(:\rJ<:~·s r~el.:~tivos a difet"'PntPs p.:::~l·'~es 

pEH''f•1i te t"'efco..-'"'çar a Bt"QIIfllPnt:- aç~•":• PHpos;t r.\~ Est P caso, cor11o o 

ar-.tF.>Y'iot--r•lPntr:, ~~pt~P,~;c-r·,t;,:,rl·~·, C'C•rn o qtJ.:-11 e~;tá PstrL~itarnPntr-> 

relRcionado, sugere 8 exist~ncia de Llrna relaç~o invet"'sa entre o 
esforço em P&D mil.itar e o crescimento cJa produtividade. 

Tabela 2.1.2: Gastos ern P&D, P1\D wilítul"' P pr·oclut1v1d.::.1df? 

Jap:>\o 
RFA 
Fr'ança 
I ng 1 at er't'a 
EUR 

P&D/PIE< 
1 r370-79 

(';/,.) 

1, ":) 

1, 8 
2, 1 
2,3 

URSS 3,5 

fonte: De Grasse, 1983. 

P&D 1•1il/PllJ 
Er/0-79 

( ~(,) 

o, 1 
0,3 
0,5 
O,G 
1' o 
1' 2 

Cr ... esc: 1 rnent o 

da p-r'odut i vi.claclp 
( 1 T.j 70= 1 00) 

190 
lGO 
155 
125 
~..:::5 

100 

Est ttclos mais r-'ecr?ntes, cc•Ftduz i dç•s sc'b a coor--den~ç~c· de Mt:.tr---y 
Kaldor, na Universid~de de Sussex, mostram outros aspectos dessa 
mesma quest~o. Tornando ror hase dados referentes à export~ç~o e 
ímpor""taç~o de pr ... odutos ro.:-tntJf2{t tJr .... Rd•:·~>, elet:Y'ônicc•s e- ,;t.'('ffl,.::..rcH.?r,tos, e 

as "cate!]OY'i •7\~; de insurt1o" gasto efll P8f0 rtlll i tar/tot.:\1 e 

informaç~es sobre patentes, para o paises d~ OCDE~ os estudos 
chegam a COY1clusôes que corrot)oram totalMente às "já coment~das. 

Esse tipo de cor)stataç~o, assirn como a mais ~enér~ica, 
associada ac•s efeitos contrapy·oducentes do g.::ts-t:(::. r,llll_t~~r, já 
cCtrnentados, coloca as clecis::)ps Y'elativ<=~s c~o ~<?l:sto mi.J ita'r ... e à 
prc•duçào c.lr::! i:\r--1,1,?\fllf?ntf..::o~:;, nos ~.F-'•_tt:; df?vidc•s tr:>rrar:,s .. É: "('"C:Í t:r-.--.Hrlr'•r,lPI~,tp 

abordada ao longo dpste trahall1o ~ ar~ument~ç~0 qt\e procura 
jGstificar a produç~o de RrmDrnent0s no Brasil ~1ela via de seus 
efeitos colaterais positivos 
desenvolvimey,to cientifico e O fc,to de que a 
expe-r--íéncia inteY'r-,acior,al esteja fllOstr--anrJo que tais efeit;os, ao 
contl""át"io· do que aind.::1 t;;,e aleh,~, n~"\<:) e)-:·istPm e. pele• contr..,b·r--.io., 
est~o se revelando, c8d~ vez mais, como sendo y,eg0t1vos, y,ào é 

tido como 
adotada r,o 

positivo dos. paises centrais para justificar a poSIÇ~O 

Br0sil rel~tivRMP11te ao ~Ptor de produç~~) de 
arMamentos. A disCIJSs~o dp~·t~ ~uPst~o nos pa{ses cpy,trais est~ se 
•=•l,ien·tando, cada VPZ f11ais, p.::\t""'a <:• t+?'r ... t"'E?-1'""''=' p··~·l i f: iC:.-::•-er.::.t:-r"'MtPqi_c•), 

urfla vez que s;t{o 

·realr~ente cc•ntam para a tom~rl.~ 

militares e da prod1]ç~o de 
di sc•Jss~o de• 
existência dE? 

t Pr!li::\ Píll 

C\ 1 q Ufll ,~'\Y'q 1Jrt1PI'I t 0 

de recursos para o setor. 

a 
de t!P.c' i s(':les 

at""'fllétfllPnt r.• S .. 
p~ .{ 5 c:IP.'./E:-r-- i a 

Serne 1 h a nt ement e, a 
est,;:-,r 
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Os ca.pi t ul•:•s e procuram apresey,tar 
elementos de juizo r~efprentes ~o caso brasileit~o q1Je 

seme>lhança de• qUE) e~::,tc\ ocol~r~pncJo a y,_í.vf?l do~. P·::ii!'_;es ccntt--to-1i<::.s., 
c.:•locar a di':".c·ussÊtct ~;c•bl·"e o terna n•Jrtl tet~t~eno mais t"acional. ~1á 

que enfatiz~r, entretanto, q•Je a simples consideraç~c· da 
expe'r"'i~ncia iYttel·"'nacional comentada neste capítulo inici?.l" _j,-f-t 
SP.t''iM su·fi.r:-i.r-·~ntr.>., c·.-:.~~;o:::o' ·fç,r;r;p CC•nhr•ri.d~"'\ f? lr?VoêiCiil r.•rn 
quP a ..-""\bo\-'d~-::\qPIII ti···· L!'r,,;_, ~.""111 no•--,.,:;o 1:·•.:){!,; l• ... ••o;(::;c~ f?l'ütlvo:":\<Ji.\ 

r11ais séria e objet iVe-t .. 

A Segulrtda Gl.\et~ra 1"1'.\ndial estabeleceu un1 Y1C•VC• padr~o de 
comét ... cio de at ..... mD.rnento·s a nivel mundial, que veio debilitar a 
hegemonia européia até ent~o existente na exportaçào de 
ay·rnar.lE?ntos.. (=i bí---p(:•lar--i'ZM(;.'~Ct es-tE~.bf:-::>lecidn, cc•rno t"'e~;,.tltncJo dr• 
desfecho da guerra, e o ciebilitan1ento das potbncias européias, 
tradicionais produtoras e exportadoras, fizeram ernerqir dois 
atores, os EUA e a URSS que passaram a dominar o cor~ér~cto 

internacional de arrnamentos. A independéncia politica de paise~ 
do Tet"'ce i t"'O 

Ot" i QE'hl t"PI'I10\'-It; c:\ 

de modificaç~e< 

se1.t pY'OCP.!:;sr::• de afir"rnaç?l:o econôrnic.'1.., cuj.:1 
,';\O péJs .. 1;1IJPI''i"'i'1, pPI""'Cfl(,l"'C>CPt".-lfll CC•fi1C• f._,-;.,t;ol~·ps, 1 .-::1. t €? y, L ._,.. •:-:.. 

do panorama do comércio d~ armamentos. 
a 1 g urn tempo depois, já na década de 1970, que 

É: SOf1H?.i"-1t f? 

passan1 a 

repr'eser-,t ar ... urn mercado importante. 

A medida em q•Je os paises da Europ~ for~Dl retomandc· sua 
pcu-~t i c i paç-~o no cor,lér--c i o i nt er"'n2!c í OY1a l, E? que i ar11 se gFo-st 2 ,.~,r-Jeo, 

no ~mbito da OTn~l, acordos de transfPl~Ancia e ro-prc•duç~o de 
aruaamentos, ocorreu um paulatino cresci~Pr)to das e><portRç~es de 
armas européi~s. Paises como a InglatPrra, Fra1~ça, Rl~manha e 
Itália, passaram a explorar o mPrcado do Terceiro ~!,_Indo buscaY;do, 
ao rtle5mo t emp•=•, 
uma esc.;:\lti de 

t-;\urnelr,tar-' suas r ... ec:eit,:\s d-e eHpor-·tac;:?ic.• e Vl.:Jblll zat""' 
pl-"Ctdltç?\o r---entável p~t~:"'\ SIJ.?:lõ-:; i-t,dú~:tr-·i .;-,~, dt? 

at"fllctf11ent•::•s.. Em • par'"'alelo a e~>t'f.:> pl-"'OCPsso, t.:•cc•i'"''r"'t:?; 1 __ \ ,_trn.o. <:3PY'IS i ·,;el 

mudança da politic~ norte-americano de ·tt"'~nsfet"ência de arr~as 

para o Terceiro ~lunrlo, q~e set"á objeto de ur~a análise especifica 
a seguir, e que teve reflexos e~pecialmer,te importaY,tes Y1C• caso 

' 

~Entre as·fontes biblio~rá-Ficas genericamente utilizadas na 
e-1 at:K•\·~aç~o clest: a SP<;~'{·-::•, dE•VPfil t3P"r~ c·i t .=u-1;::1!::;: f~~'ll·"n.::~hy ( 1 r::'n 1), 
l~lac~{aby e IJt·,·l,::;on (l'Jü,"::), Dle<::hrn,:'\1"1 f-? L.utttr,r::-ik (l':Jc~~i), fJr-·:Lr:<"::.~'.,~'i 

(198lt, 19B1)·, B...--zos~~;-,;1 e Ot11SC•n (1':J85, '1'-:JB7>, c,'c))'"j('ji;::.-:::o (1t;:.~O•)), 

CLEE (13ü5)_, DeqeY' (l'"JDG), Dr~itc-hm.;:t_n (.l'J83>, Geot"!=F~ (J 1381), Jo:::o-nr~s 

( l'::JfVt), •<l~i"P ( 19ü3, 1_t:·1f3lt), Dhl•;;on ( 1'='1Bi:::~, t90B), Ohlsor·, e :~:;~--!'.ons 

( 19Bü), Piel--) ... e ( 131-.i;:_::). 



O primeiro chocJUe do petról~o, ocorrido no Final de t'J!J, 
estabeleceu ur11 rtlaf'C<:""• difer'Pnr.i.?tdcq~ entr .... e a situ.;;,ç2(o viqer,te apéJs 
a Segur,da [;t_tet .... Y'a fY!undial e a qut? ir~ia .viqoy·ar~, corn a.lql_lf!l~~, 

modificaçbes menores, ~-té 8 atu~lidRde. O mercado de arm~r~e•-,t,~s 

sofreu ur.Ja press~o do lado d8 dern8nrla, causarl~ pelo atlt'tJpto 
c'f"'escirnento da "l''F?ceit.õ:l. de• pPtt-óleo dos países /H~C\bes, e c• 

-enqMjar,lPr·,t·-:• ele r,luit·~:.!:. r:lr·•1pr.:;, H p.::n"tír dP PntF\~), nqrn pr~r···cP'õ'>:-;(""• r:.Prn 

pt .... ecr:-dcntr::-s dr: i:'H}Uir-;i~;·:"t•:. Llc t.1t-·rn,_-.,rncr,t;f·,r,.. J)p f.:JI;(:o, Pwbni~il. lP,rlfl,::'l. 

aumentado~ a p,::..l·~ti.t ... df? ent~·:•, a pR·,.--·ticipctç~o dc•s ra:ises cio 
Oriente ~lédio nas in1pnrtaç~es mundj~is, ~ste aumer,to fiC0'.1 muitc· 
aquém de• vet--i fici::\do l'"ta t"'Uh\""ÍC<l. dos arK·rnarner·,tos .. 

Ver-·ificeou·---se, por"' erutr--a 
-oferta. A grande qu8rrt.irlade de 
orientada pelos p~ises n~o 

custear" sua i rnpor·t aç:?:o, 1 e v· ou 
aumentar suas exportações. N~o 

prn·--t e, um movimento pelo lado da 
recurs0s qliP p~ssou a ter que snr 
auto-suficientes ern ~)etróleo ~1~ra 

os paísEs 
por--- acê"\so, 

da Eqy··opa a bq,;o;ctH"' 

na dificil conjl\Y,t1.1ra 
de cornét"'cio irttP.J .... nt\rion<:il qt.Je se ínst_a,_t)·"'ou, os .::\r-ul.:~rnPntr:,=_ 

passaram a ser uma mPrc~doria especi~lrnente atrativa. Eles t2nto 
atendiam um mercado crescenterner,te ''de vendedor'' como se 
constituíarn numa variével importante parà assegLirat"' o fluxo v1taJ 
do petróleo, prov~niPntP, Pm sua MAior pArtP, do (lriente ~!édjc•. 

l'tlesmo no cr;~,~::;o dr? pi:l _-í. c;_es ni~o ~.i rJni f i c,~\t -i Vt:lrllf?l'"tt P dPpr:>r,dPnt F:, r.: df..? 

petr .... óleo,- p~::u-~ece tet"' havido urna il'"d;enção dP · apr--oveít.-:::;,r-· a 
"pt"opens~o dos países ár·"'EÜ.•es pMt"'a a de-f~esa" enx uq ,:::tY!d•:• c•s rpc•_n-s•:•s 
extras, oriundo~ da cx~Jortaç~o de pctró1Po, através da venda de 
armas. Na verdade, a incap~cidArle dos paisRs árabes em absorver 
intet-nar,,·ente a receita elo pet"l"--óleo levo,J--c•s a urn cler--Y··arne de 
petrodólarPs no m~rcRdo fin~nceiro interl~2cion?l,os quais 
te\· .... minar"'afll ei,contt"ando apl ic~ç.·~ç. pr··odut ivc"1 er.1 OIJ"t:i'i:"IS 'r"'E'~Ji~es. 

Como resultado, 0 comércio de convPnciol~ais com o T~rce1ro 

Mundo, que havia rn0vime1~tado 77 bilt1~es de dóJar"'es no pet~ic•do 
1'3:::;1·-71, alcar·,ç•::••J. !Jf11 t•:•tal qu21tro vrzes rnF:'Ii.C•t"', c1P. .::-·<.1c:., bi lh?iPs ciP 
dóla.t"es, no pet·•.tc•dü 1':}7.1.-·f\r::;.. (SJPr<T, tr--~f:'7) w • E•-:;t:;p .::\IJrnentc· .. sem 

precedentPs nn volurnP rlP arm~s Pxpot--tadas ao T~r·rpirc• 11•.tndo, y,~.~ 

foi, nem de lc•ng~, .:1C•~:·n!pE-\nh,~do pe.lo Cl""'escífrlf?nto do cc•rllt-:O.J-~cio 

murrdial corn estes p~1ses. 

A t""'xa. n1~di.;3. dF" r:t'Psrirttent•::• da e)<p·~·r~t,-::\ç?io ele at--hlarnE?nt•:·~- p.~t-..i:"l 

o Tet"ceir~(::< l"iU\,..IdO fr.J dP 13~~ .3•-::o ,31'·tc•, · dt_ti·'"'aYrte •:• pP·r--í··)cJ<::• 1':!10-~·ll, e 
de apt""l'"tt\S ~~:~;: a(::O ano entr·e 1')7[:) e- .t'Jüf• .. Jr-,t-,·~·, Pl''"'rt:,---p·t:--~ntr:.•, .;:-~·í J",d,~ 

cor·1s t-: i tu i t,lhl dE~'::-..t-"r''P"""'l--,hc• l ,,.Jzç • .!-\vp _1, d<irl.~--, a q'.IPda qPnera I. i z2d :-., c!•:• 

cor,lét•cio cow o TF..:>t--ceit"C• !•lt_lndo vet"ificarlê\ y,c, pPr"''Í.~":<d.:.:o.. De 1':J7'J ,o;.. 

1984, 150 bilh~es de dólat--es fo~am coJnet~cializarlbs a nivel 
mundial, serldc~ ~ue, 

do Tet"cei r--o l>l,_tnd.-::<~ Cer"ca 
t.~.::.o h\ i 1 hNrc:; 

de 2000t) carros blind~rlc•s leves, 
p ~·:~ i >;-; t;:. <:::> 

i_ .:::~(i\~F_·, 

tanqu~s, 350(1 av·i:~pt;~. dr-:. c-c)rnbMtP, ~::.·~--)(H) hPl ict,ptet .... o~;, ·1 fl 1 ~ll)') r11-í s?,f?·is 

tet"'t"'a--ar', 750 l'"1avios de gi.!Pl·~r"'<:1, etc, for~,~w adquil·-·id·:·s pt:?l<::-s 
pai~es do TercPiro Mt_tndo <SinRI, 1907). 



O cofllf?r~c i c• de at· .... r!I<?IS c-ortl c• TPt .... cP i r·,·:::· l•lundo r'F!pt-.eo::;c.-:>nt .:1. cr:?rctt dE? 

75~ do total rnundial. A URSS é atualmente ~· principal exportador 
de arMarnentos par··a es·te r~Prcado, 

~elos EUA como pela rrança, em 
URSS foi a t""ec::.po::onsávrl pel;=". E? H por~t aç~c· de 

tanto 

elo 
êÜJSOl"ViLfo pt?l o c:or.j•lr.t•:::o do_,o Tt!J·~cp i l·-.o l'>lundo, 

1971-85, contt~a 31,3~ dos EUn. N~o 

dois paises n0 com~rcio com 
expot"'taç~es n<:"..:• pc.'r-·í··~·d<:o), tcrtl sido 

obst21nte o 

Ter"'ceir--o 
flagJ· .... ,:H,te a 

d•Jr-',,..-tnLF: t:• pPr'"'i• .. •tJ•..:• 

prPdominio destes 
Mundo (67,9~ das 

di ft! 'i nu i ç·~o ck.• ':~F-?1.1 

papel (ver tabela abaixo). 

Cabe destacar~, entretanto, que, no periodo do r)ós-guerr~ ~té 

1977, os ElH) rtl.3nt i ver"am-~se c•:•mo o pr--í nc i pa l e H por..,t a dor-'.. í'lê't 

verdade, se fosse computado o valor real'dos armamentos cedidos 
pelos EUA aos seus aliados, esta partici~aç~o seria ainda maior. 
A queda da particirt""'~Ç;1c• clc•s EUn nê\o irapl iceou, todavia, 'r'"tUr11a 

dirninuiç:3"o dos valol~es eHpc•t"taclos.. Er1quar-,to que 'f1C<S anos 
cinquenta e sessenta a e><portaç~o nort~-2mericana de arMamentos 
raramente excedia 1 bilh~o dP dólares anuais, ela foi em média de 
12 bilhOes de dólar~es nos anos setenta e alcançou 21 bilhôes de 
dó 1 at""es erl1 1 98 .. :.: .. 

' A queda da participaç~o das _export0çbes r,ol~te--ame•~ical~as 

p2n"'ece devpl·"'-Se f11en•:::•s !3 urn.-~ pPY'drl de cc•rtlpet it i v :idade dos '-'3P'.IS 

armamentos do que a decis~es do yover~o datjuelP pais. 
Inicialmente ~oi o esforço associAdo à guerra do Vietn~ o 
responsável por uma diminuiç~o das suas ver1das externas. 
Pc•sterieo't·-mente, em fuçÊfQ d·::~ de~,ga.ste quE? sc~ft-.ido. devido a esta 
i nt er~vençt'lo, e pt"'es~. i onad·-· pe 1 ··::-· cc•ngr--er;.;•:::{~· df? wa i (··-r· i .::1. d f?f11.-::oct"' E<.t t3, 

o governo norte-americal10 1Mesolveu t"'estringir a exportaç~o de 

sistemas de ar'mas aos palses do TerrPiro.Mundo, e condicionar a 
cess~o ou venda de? i?ti"'Hli3ftlf?(Jt:os à si tuaç~o do~, dir~eítc)c-, hurnanos -nos 

meshlOS. A mudt3nça na p•::,_l_ :í_ t ica no:'::.t·-te---ault?t-·ican€1 de foí"necirner·,to de 

i:n--was, em pat"'te r~esqJt:ante dessas decisôes, par~ece te·r-. 

ir.fluencindc• a queda d<:-, p.::~.t"'ticipt3Ç~c· ap•:•r.tarJ;.,. O t~tLl)_-t_~,_t--:_"i_ 

8~_?-_L§.t._~?.':.~.ç-~----·-J:~r:'.~~=· .. r-tr.~.·::.v•J, q •Je cons i s t i a na c ess ;';:o de 
aliados, perde•J sua i1nport~ncia a pArtir de 
subst i t •J i ele• pe _tas F~:,:·~-·-_·r~i q_t, __ f"ii.L:t_J~t? .. t~.Y ... -_._.LL·:_\~.~~,, que ~-f? 

vend~s aos aliados, r~ali~3das à ·vista ou atr~avés 

concedido:=.; relo qovLC)r-•nc• n.:-•r·t;p--·-;:?tf!IF•I'ic.-:\n<::. .. 

ar~uta.rtJertt o aos 
1':173 e Foi 
CC•.nst i. tU i U Pftl 

de cr ... ód i tos 

Esses d esenvu 1 v i r1tPn 1: .-::,•:::, t l. V f:? r~ .:~r,, duas conseq !J-l?nc 1 .::1 s 

importantes par-a os paises do Tet"'ceit·•o Mt!~do, alérA da esper··~da 
.dirtlin•liçii.·-) dr,~ ~,q,~·-~, 2,qt_!jr.-,ir;;~re; dt? 2tt"f!lO"trfH?Yt"te< n•.:•r'"te-·C~rtiE'·r··lCi:H"tC• r.-. rl.-_:. 

aur.-!F:>nto cJ~-:'\r:, i.wp._-:•t·t,7:'1\~-;~pr;,. p•··c•VE'f",iPI'"Jtf?:"_; df-:tS C•utr-.o•.::.. pc't:Í<::'.F.~'"'s. 

tt"',"dici.:::ona.lrtl~?l'"l-t;P p!~•-::,rlt_ltC•Y'f_~S... f) pt"'ifllP.it--.,-:1. foi l __ lfll f.:'t:::;f;írtlt\J.O C1 
pr--..odttç~o loc.::tl. {.) spqtjnd,?l, f7.'UI p.~t---te t ... f.?l''>.ttlt<:lr··,te da pr··irn,:.·i-('Et, f;c:.i 

um aur11ento do cortH:?i~ci·~:. entl'f? os paisPs do TF..'·r~ceit"'O l.,.l,x .... ~do. ConF:.• <:::e 

ver-'á. nas rF~qin~<;:> SPq'.ti.nt'Ps, •:• Br""B.~::.i.l foi urn dc•s pa.ísE.~s d·:• 
Tet"CeÍt"O l"iund•--:• qt.IP l!'lf-':>l~~(:<l-. P~"',.~•VPit:.._-, c-.-::onsr->qttil.l Clr.,-?\.r"' clF~<:-~t;.,:~ 



tendt-ncia~ n ffPJfL:::t.r,çc~ da política de for'necir,lento de_,~;; EJ.In n~•-:.• ':-;.ó 

estiwulou a p~--~oduçO:o irt-LPJ''\'-,él df:? ul,::\tt?l--·ir.\1 bé_lico do Pais, cr:::•ltl( .. :o, 

pr"'incipalrnent E!, i~tn'iu 'lffl iHlpo\·"'t~"":'.r·,te rnf-"'r-c·'M.dc• pBY'd 'SP.'..IS pr•::•dutos 
nos paises do ·-ret"'ceiro l·!~tnrlo 7 • 

A tabela abai)<O mc·~tra ern m~ior detalhe a evoluç~o da 
pal·'t icipar;~c· dc•s di. c;-!-: int··~·s qr-'up-.::::.t;; ele pA.ises y,o cornércic• rJp 
.E:n-... fll,:Jillf?ístC'~ d!J.r·-,"lntr::o C• j'\Pl"'_{,--•do fr}/1---l\~.'iw 1:,-·,rtJf) j,~ i;•,d:iCM!I<''"t

1 
,:\""• CÍ f,-·,:-,,·:-, 

t-efer--E'fl1--sr? à eHnc•l"'tEu:;;~.---. dP ~=;i!--?.t"erncts de at._r,las e sFto o pr~ocll.lt.-.~· dt? 
estirJ1<J.tivar~:; ~--eali:::adiir:;; :·~.Pfl'.ll"tdo 1JI'1IE\ fiiPtod•:•lc•qia e?.pr-'?ciflc~=t .. SU·":i 
maior server,·t ia é apresentar' urn quadr~o comparativo da sitti~Ç~·~-

Tabela 2 .. 2.1: Pa-,-~ticip.e.çâ:r~· dos distir,,tos for"'neced<::.r--es êiO 
fet"'Ct-? i r·'•':'• l)fqnd·::• 

(cifras em~, valor total geral em bilhôes de dólares) 

1971-75 

EUA 3'3., 

UHSS 35, 
Sub-Total 75, 

GE< 8, 
FR 7, 
C h i r-1a 2, 
Sub-Tc•t al 3'-t' 

RFA 1' 
Itália 1 ' 
PaBa o. 
Canadá o. 
Suécia o, 
Total r::rr. 
valol"' 10 
(US~t~ bi lt1~cs) 

-. c .-. c 

4 

5 
8 
4 
1 

2 
l 

7 
5 
3 
9 

1 T!E-00 

uRsr; 3'J, 7 
EUr:l 7·::. 7 ~~. 

Sub-1-o:.::•trll 7é:, Lt 

F fi 11 "! ít 

GB 5, 1 
I tal. ~=~, '+ 

Sub--Tc•tal '31, 3 

C h i na 1, I 
HFn 1, l 
Ist"'o.ell, O 
PaDa 0,3 
P.!~§\~5-~_l_O' (3 
-1-ot ,71.1 ':Jb, f:\ 

1 n,~: 

1'381··05 

UR~3S 3'+, (I 

EUA 25, ·:o 
~ 

S>Jb-Total 5~-1' 2 

GE< 
I tal. 

SutJ--·Tot a l 

RF(-l 

ChinM 

5,3 
~;,o 

03, '• 

3,5 
Espar·,. 1, 6 

lsr"","'ell, 2 

R.l:.~-ª-~_i __ L t , .t 
Tot a 19'~, ':J 

ll't 

l'J71-f35 

Uf<SS 3E, s 
EUA 31' 3 

Sub-T·:·tal E7, '9 

1 1, :5 
Gf,{ 6, O 
It~d ... 3, 1 

Sub---T·.:•t2tl 88., 5 

China l::.',f:, 
RFn 2,3 
Jsr•aelO .. '_) 

E~_(::: ~j_l_O .. 7 
Espan .. O, 1 
Tc~tE~.l95, 7 

2BE~ 

ta be 1 ,, eFist~ncia de 
segmentaç~o no mercado for'n~cPdor de armarnentos p8t""a o TercPiro 
f'-luY1do, cc•r11 a exist~·~nci.a df? t:r---(~s qr"'ttpc•s ber11 difr.·r"'enci~?.dr:•·::: .• U 
pY'ifJIPit'"'O , fc•t"rn.:--\d.-::o pp1_,·::•"> dc··i5 rnr1ÍC•l'~es pr--·::•clut(•t-'Ps; apr-::s.:::'t'r"' cip 

heg~mbnico, vem 8prPSPntando •Jma p~l~ticipaç~o dPcrescente. ()lérn 
das óbvia<; difPt"i?l'"tr:;~-.;c-::_ M l'"iÍV'''!] rl•:•litiC'~'") P. dP Mli.-TfiÇi-":IS rni}l_-t;a·r·'pr:;:,, C·? 

da r11ant:? i r"' a c·-~·JJJ(·:o a 

s~o dosada~::. em 
tl''~'n"; ff_;;~-t~J"tC:Íi:1 •.:•U VC'Y'td•""' rJp 
f~.1nç~o rl~ consid8rAÇ~Ps 

----------------
pstratt~·qic2s, as cluas 

7 E!=::=-.t.:::\ qut-~::t·Fí,-_-:t ftiE't PCE'I-·;j Urt!i1 abc·r---cl.-?.qPr•t pt\f'ticulr.\r"'iZDda E': ro.::-11':-:> 

detal~10da 1~0 capitulo 4. 



super .. poténcias se difet .. E?l"!Ci!3fll em tt:?t"rnos do tipo de r,~.:_;t;er·~i,':::!.l 

bélico que pr-oduzem. npesar do grande increMento da sofisticaç~o 
tecnológica e do pr?ÇO das armas soviéticas, ocorrido nos ·~ltirDos 

anos, elas ainda se caracteri~am por cobrirem todo o espectro de 
armamer.to corJhecido, muitr?IS vezes er11 pr"'ejulzo de sua qualidade e 
por sua vocaç~o p~ra LirA cornbRte intenso e- iminente, protaqor.izado 
pot"' gt""andes unid.~d~"'HJ. ele cornh2'1tr:~ com p()IJC(':I tr"'einMrrlPi'"•to.. i~' .. n"' 
c:•po~.;.iç~c•, o .:=trmar,lento ·r-,or--te---art1ericar-.o, e ocidF?ntal ew ~er"'.:::t L., t'-::> 

pt"oduz.ido de Ç\CCI\-"do c-:orn Uf11a ·filos•:•fi_a que pr .. ivileqia. a ef1ci_rji.-1cl8. 

tecnológica er11 detr··ir•1Pnto dn. qu.-=1nt idMde de cor~lh~tent:P'õ::-~ !-_r,l 
cor1sequência~ é rnaior a sua compleHidade e pre~o, e ·s~o ~1aiores 

também os t---equi!:-5itos de tY'ei_·narnento., .wanuten<";~o e l(:O~:ist ica 

r-.ecessár"'ic's para tot""r,á-los efetivos. Estes difet'entes enfoq,Jes 
que caracterizam a concepç~o dos armame1~tos tornaM dificil su~ 

irtter"'cambiabi 1 idade pcq·"' par"'te das forças ar"'wada-s de paísF~s q1_1e 

ut i 1 i zam um c-u o•_d;r-·o tipo, cri ar-tdo uma cet"'ta dependéi"'ICi a ern 
relaç~o ao fornecedor. 

O segundo, fot"'Mado pelos três paises seguintes em valor de 
exportaç~es a França, com as vendas em ascens~o, a Gr~ 

Bretanha, e desde 1976, a Itália -tem aumentado sua participaç~o 
de 18, 8i-:. até 1380, paY'a i.:-::1~1-, no pet""iodo 1981-F\5~ Na verda.d-~?, 

estes tt.:;-~s pa:íses, juntamente com 'as du.::ts super"'potüncie.s e a 

República Fedet""al Alem~, tot"'Y"Iat~am-se conhecidos na!:::- últi111as 
déCadas com<::. 
i nt et ... i o r"' deste "gr ... upo dos. seiS 11 que ocort"'f.?r"'arn as 

modificaç~es no comércio internacional verificadas -na década 
passada. A evo 1 uç~o da FY'ança., · ernbor ... a i mpt"'essi onar.te, n~~·:' é 
surpreendente. Ela é o 6nico pais, à parte das 5'Jperp·~t0nr1~s, 
que optou püt"' rnantet"' ,_,roa cnpMcíd8de dP. pt"'O jPtC• e pt ... •:•d'-'Ç~"ic' de t: c•do 
o largo e~pectro de arrnarncntos tecnológicamente sofisticadc•s ora 
existente .. Como resultado, R Ft"'Bl."tça, intenci(.:on21lrnente ou n~~o, 

passou a adotar uríta agressiva estratégia de exportaç~o de 
at""mar,leYit e<s, 
Isto chega 
ft ... anceses, 
capacidade 

de 
a 

que 
de 

pt"'E?C+CIJ paç::':ies, 
excessivamente 
OTRN. 

m~Aeir·~ a amortiz~r o ctJsto envolvido nesta 
preoctJpar certos militAres _e a11al1st~s de 

apc•ntar~ a inconveniência de tal estratégia 
ope·r"aç~o elas Crlu::::,a 

opçâ:c,. 
de 'F esd 
pa·r"a. a 

t ar11 bér11 

sua pc•l í t: icE\ 
fot"ç-as 
de fornecimento de ~rr,J~s., 

descomp·r"~'::•fiiP.t i da COhl critérios estratégicos d2 

O terceiro gr~1po, 

signi~icaç~o em tel~Mos de 
na prodltç~o de armamentos, 
incluido o BrasilQ, a 

for·r.1ad(:. por países cora. 
mas-. cor11 lonqa E·xpei--iêY~cla ex por .... t aç:-~o; 

e pot' NICs, 
pat't i t' do 

os quais pode set ... 

periodo 1975-80. Este gr-upo 
dE•ntre 

péi \5 9 EmboY't?.. 

receY"1t ef11ent e 
a caractPriz~ç~o 

il~,d,.tst ial i ~ado (~I I C) 

Dr:-asi 1 
seja objetável, 

questionahiPnt·c· n~o 
que a.ct:>f!lpanhemos 

P e::.l_lficiEnt-Prnf?r-,le 

o trat8r11ento d2do 
~ignific2tivo p~ra irnpedir 

na literatura inter,naci•:•Y!al 
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tarnbém está aumentando !:;ua pa1 ... t icipaç~o r'elat iva, tendo a rnt.:_,.~;r,la 

subido de 3,8~ no periodo 1971-75, p~ra 11,5~, no 1381-85. A 
pet""iodizaç~o utilizada na tabela é especialrnente adequél.da p.,-:ir .... a 
caracterizar a irrupç~o do Brasil como importante exportador. 
Entretanto, apesar de intenso, seu crescimento t~M sido infer10r 
ao da Espanha, ou da RFA, por exemplo.· O aparecirner,to da China 
Y'tUma posiç~c:. st.tpPri•-:•Y' <~ cit!\ RFn, i0.t-P h~ pouco ir.teq·(','1Y'•te dos ''-:;;c·ir-.; 
grande~'' é t~mbém bast~nte sigr1ific~tivo. 

Apesar de que a desse gr•~no demonstre uma 
tendél"'1cia ascendente, \'",i'{n tlá cc•hlO co::rnfundi-la cow al~~o qt_\e venha 
a question~r a posiç~o h~~PmftnicA dos ~randes produtores. M~ts 

além de consideraçbes quantitativas, que por si só j~ ser1am 
suficientemente ~sclarecedoras, há que levar ern conta q1~p a 
expans~o da produç~o e exportaç~o de arm~m~ntos desse grupo se dá 
num contexto geral de importaç~o de tecnologia e de componer1tes 
proveniente dos grandes produtores, que tende a manter inalter~da 
sua posiç~o global. De qualquel~ forma, dado que aqltela ter~d~r1c1a 
diz t"'espeito muitc• de pet"'to à realidade bt"'asileir ... à, é ir11pC~·r"'tante 

examiná-la com algum detalhe. 

Embot"'a a preoduç~o de Ar"rl1i1rnento,s tenha stn-·q i do, 
maic•r"ia dos p .. -::\:í.sP.s qiJ+"? inte~Jy··~m o grup•:• do:•o:.; ch,::~.w;..dc•s 

raz~es fundamentalmente politico-estratégicas, 

Y1a gt"<-~. nde 

HICs, çv:.r" 
ela :.;e 

transfot"'fllO'J, erí1 .. -alguns casos ir,lpOt"tal,.J-tes, f'lt-.trll apHt~Pnterne·nte. b·:·rn 

negócio de export~ç~o. O caso tipico dpste Rp~rente suressc• 
eco:•nómico exportadot·· é o 8t"asi 1 .. l_"~o O'Jtt"'<:) eHtl"'emc• E'<;:.t,::\Y'iar•l paí ~-es 
como a lndia que apesar do port-e assumidc• pelo sua indústria de 
arMamentos, n~o logrou penetrar no mercado internacional. Ecte 
~ato lov~ a Argumentaç~Ps, no nosso entender incorretas que 
considera~1 o desenvolvimento da produç~o de arHJRmentos em nosso 
Pais como sendo ditado por consideraç~es econ6micas li~ad~s A 
melhoria da situaç~o da balança coMercial. 

Os at"'rna.r.ler-~t (:t!..;;; pt•od uz i d..:os por estes piõt i s-ps si t IJD.rn·-·se no n 1 ct1o 

n~o-coberto pelo equipamento de maior sofisticaç~c., 

principalmeY1te norte-americano, soviético e francés. Os paises do 
Terceiro Mur.do, cu.jas forças armadas n~o preenchem os requisit0s 
de treinamento suficientes para tirar partido da nomir1~1 

superiorirlac:le tAtica e estratéqica deste tipo de arr~~~D~Y1to, tç~ro 

se inclinado para adquirir equiparnento com as caractPrist1r2s 
encontradas nos produtos dos paises q~e formam o grupo dos NlCs. 

A principal diferença do Brasil em relaç~o aos seliS 

parceiros é o fato de q~Ae a 11 Mistura tecnolóqica•• que utiliza é~. 
t"'esu.ltacl·=· ele t..lfll.?. ·e~:;tf'Htl!:.qi.?t pr ... ()f'r""i.a e autbnorn.:.i. ~-) Chin.::t b.:::-t"">f?l,:-:r

se, fundamentalmente na tecnoloyia soviética do f1nal dos dn0s 
cinquenta P inicio dos sessenta, para a prodl!ç~o de vers~es 

Modernizadas. Estratéqi~ sewelh~nte é utiliz~da pela Jndia, 
embora n~o se restringin~o ao aporte tecnolóqico prover1ient0 d~ 

URSS .. Ist"ael, e a C·:·t .. éir."1. do.:- Sul, p!"..)t"' outY'Ct lad•.), utiliz.:.lrn-:::e 
grandemente de tecnc,logi~ norte-arilericana. 



I 

• 
' 

A China, por t··a<:êi~?S de vát""ias natur"'ezas, é, sef!l dt~lvidc,, JJrn 
pais que tende a al.\fllP.nte;~_y' sua pat""'t icip;3.ção no corJlér-·c·io r,1ur,dial. de 
armamentos. N~o obstante, estudos coordenados por Herbert Wulff, 
levando em COF1ta uwa séJ·"'ie de par"'"á\mety·o.s, tais cor,,o a propo-r ... ç:;:c. 
do produto industrial no PIB e da produç~o e empreqo de 
indústrias consider~d~s m~i_s relevantes 
de armamer-,tc•s sobr"'e o total da indústr"'ia., 

em termos da f~br"'ic~çHo 

o núMero de cient1st~s 
e engenhei)·"'"oS Q_tq}:_ç_4..tLti.fl, a composiçi';to e propot..,ç~o da pc1uta das 
exportaçôes e impot"'taçôes de produtos industrializados, mostrarn 
que o Brasil é o segt.tndo pais desse qrupo com maior potencial 
para exportaç~o de armamentos. Embora a !~dia se.ja apontada neste 
estudo cor~o sertdo o pais de maior potencial, raz~es ligad~s As 
estratégia~ tecnológicas e industriais seguidas por esses do1s 
paises, e que ser~o apontadas mais adiante, torn2m muito dificil 
a materializaç~o desse potencial. 

Dentre as oito regi~es em que costuma ser dividido o 
Terceit~o ~~lund•=•, a que 1 ider""'a as imp<:o-t"'t,-=tç:·~Ps df? r:n·"'rn~"'\rnr?ntos ~? o 
Orier,te ~lédio, responsável por 46~ das import~ç~es durar1le (.• 
pet ... íOdO:• 1'371-85 •.... n explicaç2<o deste CC•Mportarnento, inlCiéi}fJl.f.?\";te 

relacionado ao aumento dos preços do p~tról8o, Merecerá 11m 
tratamento mais detalhado, a seguir, devido a impor~àr1c1~ que 
tem para o caso bl'asileiro. O comportam~nto dos paises do 
Oriente Longinquo, e>{plica-se ·pela c~cc,rrência de COY1flitos de 
forma mais ou menos continuada, desde o inicio da década de 1970. 
O dos paises da Africa, como tambérn o de outras re~ibes é, de urna 
maneira ou de outra, e como n~o poderia deixar de ser, rest1lta~te 

de uma compc~siç~o dos dois determinantes - da disponibilidade ·de 
recursos e da percepç~o das ~mPaças - já apontados. 

A ta bel a atH"'e<:sr::>l'ltad.--:1 M sE~qui'r"' t•··'a;: l.H11 pr.""\F1•:•t""'iH1lrl 

demanda de arr~amentos dos paises do Te~ceiro Mundo. 
det a.l h a do d.:1. 



Tabela 2. 2. 2: dos pt""'incipais 
Tet·~·ce i Y'O fvi,_IYidO 

(cifras em ~, valor total geral em bilh~es de dólares) 

1971-75 
13.9 

Egito 10 .. 5 

Sub-Total2'•· '+ 

Siria 9.3 
Isra<?l 9. 1 
Viet.S. 6.7 
Sub-Total4'3. ~; 

India = -..., . ..; 
Libia 4 
Viet. N. 3.5 
It'""aque 2.9 
By··asi 1 2.8 
Total 68,0 

vé\lor 70 
(US$ bilhêies) 

1976-·BO 
Libia 11.5 
lt"~ 10. 3 
Sub-fotal21. 8 

I t"'aque 5.5 
lr1d i a 5 
Israel 4.9 
Sub-Total15 .. 4 

Vietnarn 4. 1' 

Arabia 4 ·::. 
-~ 

Siri a 4 
An,Jel ia 3 .. 3 
Cor"'ei a 3 
Total 18.9 

1(12 

~onte: Brzoka e Ol1lson <1987) 

19Bl-85 
I 'r"Aq UP. 

Egito 
13 .. ::.; 
8.9 

Sub-Total22.2 

Si 'r" i a 8.8 
India 7.5 
Ar"'ctbia 6.3 
S'Jb-Tot a lt:.~2. 7 

Libia 5 
At'ger-ot. 3.5 
Israel ··3. 1 
Taiwan ·::· -;-

~- w 

Paquist~o ·:> 
~- 3 

Total 15.3 

114 

1971-BS 
I r;;:1.<1 up ü 
Ir-~ 7.1 
Sub~Total15.7 

Si I"' i a 7.2 
Egitet 7 .. 2 
Libia 7. 1 
Sub--Total é.~1.5 

India 5. 1 
Isr·2-l.el' 5.3 
Arabi c;, 4. 3 
Vietnaw w. 1 
(..lr"'qent i na 2.5 
rota1 21. 3 

286 

do 

A tabela indic~ a existência de _quatro grupos de paises, 
classificados pelo vol•Jme das import~ç~es de sistemas de armas. ~ 

evider-.te a pt ... edornin~ncict do Ir-·aqtH? E:-? do Ir .... 2( r ... esponsAveis, ern 

conjunto, po~ 15,7~ do total. Na verda(iP, é -digno de nota o fato 
de que há mais de uma d~cada 6(1% das importaç~es do Terceiro 
Nundco tem se dit"'iqidc• a um qi· .... ,_tpo rnHis ou T11en•.-::•s Ífll'Jtt-tvel de r::~.pPY!.::<.s 

dez dos r~ais d~ 13Ct paises qu~ o comp~Pm. DPpc•is dQ Oriente 
Médio, o Sudeste da Asia ~a reqi~o mais s-ignificativa em termos 
de impot"'taç~o de ar ... marnentos. A. análise mais aprc.fundada deste 
panor ... 8ma exigir--ia, pelo menor,~, dois r-ecortes adicionais .. Isto 
porque entre eles er)coritram-sc paises que atuam como re
exportadores de armahten~as, pàkses que n~o detêm praticamer,te 
nenhuma capacidade interna de produç~o de armamentos, até paises 
qu~se independentes do exterior para seu supr1mento. O fato de 
que o SIPRI adota uma·me·todoloqia Qlle dEtermina a con~ideraç~o 
das armas produzid~s sob licença corao impor1;~çhes, tendP a 
mascar ... én ... essa distir,çào. Entl"e esses últinios~ pa.íses, ca.be 
destacê\r a J=n""'esertça do BY'asi l, que, depois de oc•.tpar a décim2"-l. 
-posiç~o no periodo 1971-75, passa a situar-se em posiçbes cada 
vez mais inferiores, como resul·tado ·da produç~o interY•a de 
armamentos. A maior proporç~o de armas produzidas sob licença 
pela India, er-!tl"-r?tanto, faz com que seu compot"'tar.lenter seJa 

distinto do aprGser-.tado pelo Br·asil., <::<'-' pel!3. Coréia do Sul, 
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Israel e f:lft .... íca do Sul. 
Terceiro Mundo, e 
at"'rnawentos, retY'atada 

(i maior""' par~cela 

que e><pl ica a 
do total 

dil""1:àmica ela 
df-'?HII::\Ytd C::\ do pe 1~:~ 

i rnpor't aqi:to de 

sob licença, cn_t 

compor"'t ament o 
demandantes. 

dos 

tabela, 
a. prt)d uç~o dos 

pr--incipais e tradiciol'"1ais 

a prüd•JÇ~C· 

mas s 1 rtl o 
pr-·eodutot"'es e 

Em tet"'rllC•s cfo tipo ele at'rtlê:\rner-,to df~wandado, os avi{~es têm se 
mantido como C• itertl rnais impor--tante, tanto par-.a o con_junto do 
Terceiro Mundo co~1o para cad~ uma d~s suas regi~es. Sua 
pat"'ticipaç~cr no total dimir·,uiu, entr·etantc•, de ~-;5 pc?1t"'a '+::=.!:--:., no 
pet-.Íc•do 1971-83 .. Os itens seguil"ttes s~o attti::\lrllertte blindcHJos e 
artilhar--ia, navic•s, sístertla~;;. de ·r·adat"' e dit"'eç~o, e míssei~,~ ~··'C<t" 

estar fortemente determinada pelos maiores importadors de 
armamentos, engajados nurna corrida armamentista que tende a 
determinar um comportamento-refle)co, a situaç~o do conjunto n~o 
corresponde exatamente ·à de outras reqi~es. Enquanto que no 
Oriente Médio os navios ocupam o último lugar entre os sistemas 
de ar"'mas 
segu\"'1do 

importados pela regi~o no 
na l=imér .... ica Lati na, com 

pet"' i c•do 1971-P.!:j, 
um total de '+0;1.., 

eles o cu paw o 

l1 ~JP i Y'ielfl'ICnt e 

ir-,fet"'ior ao dos avi~es, 
t t"'és i t E?Y"1S i nd i c.4.c:h:·s .. 
pc1 i s t er11 i r11p l i c·a~;ê\t~s 
bras i lei'r''O .. 

e maior do que o dobro da sc•ma dos outros 
Este fato será posteriorr~ente retor1Jado, 

ihlportantes para a análise do cas0 

• 
Dut"'al"',te C• pel""'Íodo 1971-85, vey·ificou-se t.lft121 dirnintlic<"~(:".l da 

participaç~o dos armRmentos de segurtda m~o e ropotenci~dos Y10 

comércio com o Terceiro Mundo, que p~ssotJ de quase _25~, em 19.71, 
para rnene<s de 10'l-, em 19B3.. Este pl' .... •:.'.:•cesso cor·T'f'!SfJOYtc!P, er11 cr?Y"t a 
medida, à mudança na politic~ norte-americana de forneclmer,to de 
armas, e ao desejo do~ paises do Terceiro Mund~· ern contar co~1 
ar~1amentos modernos.. Os navios s~o os itens qt1e detêrn a maior 
paY't i c i pMÇ~O y,a Ct::'\t erJOt"' in: de 11 

n~o--noV(:OS '' e a Y'eq i;;.,.:;-, qtJe r112.. i s se 

utiliza destr::\ catP~]C•i"'ia F.l, CO'r"'SPí.jiJf?l~ttPrtlf"'Y"t-te a nr•lf~Y'lCE\ L~tÍ(li.;., d 

EHiste, n~o 

cont 'r ... ad i t ór"" i a 
obr:;t 2\Ytt: e, 

er11 

repotenciamento do 
y·elaç~o 

at"'rllarnent o 

pt"'oduç:3o i~1portaç~o ou à 

à 

vida út.i 1 dos 

outr"'.::t tenclénc:ia·, até cey·teo p<.:.::Jr,t<::• 
apontudi"\, rJe Ht.?tlOi""" ut 11 i zaç;:\o d~"·:. 

e)<istei'"d;e corno uwa .:.-\lter··y·Jatl"-/i,-; ,.::;, 

loc2.l. Essa tendéncia, que leve1 ao 
s~stemas de armas mediante a 

i nCül"""pOt"é'\Ç~O às platafor~as de vetü'r"'es 
deser11pey·~h.:•, 

<ou ar"'rnarnent o~.:,, 
pY'O pt""' i ament e 
desenvo 1 v i weY1t o 

dite•~:;) de melhor'- ·r-es'J l t ad.--:o d~~ 

tecnológicos mais Y'ecentes, tet"' 

Outra série de tendênci~s conexas, verificadas no período 
1971-85, s~o as de proliferAç~o, diversific8ç~a e diminttiç~o da 
dependência ent rel~ç~o a um -'~nico 

afirmar que durante o periodo: 
fO"r"'Yif?.Ct?.doY'. Isto p()'r .... Ql.te 

(a) cresceu o número de 
pc·cle-s.P 

pa-ises 
produtores e export~dores dP armamentos, beM como o de p2ises qtJP 
fabr--icara c-u rn•:•\rst0r1Í par·te<.::; dot::. rllf?SfliOs, rm?diante accn-~cJ.:~s de~ 

transferêr)cia de tecnoloqia ou co-produç~o; (b) cresceu c~ n0mero 
de paises qu~ deté1~ os qu~tro tipds de sistPmas de arm2s rna1s 
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importantes <caça~ a jato, carros bliy,dados, navios ou sutlmarinos 
de mais de BC>() tonelad~s e misseis; e (c) dimin,~iu o número de 
paises que apr ... e~;c?nt;-'·-,1 clF?pPndr.!.l'lcia de supr--imento er11 Y'f.·?l,:J.ç~o C1C•t:; 

quatr-'o pY'incipais pY'<:odutor·-es (UH~}~), EUÇ~, r:1· ... ança e Inglater--r--a.), 2() 

mesmo tempo em que attmentou a qu~r,tidade de paises que recebem 
armamentos provenier,tes dos dois blocos politicos contrários 
(OTAN e Pacto de V~t ... sóviu) .. 

Do 
países 

portt•:• de vista da demanda, 
m~recem ser annlisadns, 

duas reqi~es 
dada sua impoY'tància 

impot--tador-es dos a)·"'f1121f•IPr,to:::os pr-·odu? idc•s no Ell' .... EISi 1 .. A pr·-irnei t""'E1 é o 
Or--iente trlédio que, como já indic;;:tdo, é 'r''esponsável pc•t"' quase a 
metade da impe<"r"'taç~o de al-"'fltar,lentos do Tel"ceiro fvlundo rJur-'ê\nte o 
pe\·"ÍC•dü 1'371-·-B!:J.. nlém do atntlP.Y"•tc• do pY'eço do petl·"'ÓlPo e ::;q,:\~:, 

·ceonsequêr,ci<::"ts iwedi?.tAs, jt-t ir-•dicadas, c•utr"'os fatc•r""e5 <::>~~·=·· 

resp6nsáveis pelo aumento das importaç~es dos paises árabes. 
Entre eles cabe destRcar o maior env6lvimento das qrandes 
potêr,cias na regi~eo, der"'ÍVr-:icJo da posiq~o estt'"'at(Jqic-""' que el.._'-1 

passou a deter, e a ocorrência de vários- coYtflitos armados ir·•tra-
regionais, cor~o os ocorridos entre Israel COYttra o Egito e a 
S:íria, ern outubY'O de 19-13, Pl'"ttl·"'e Egito e Líbia, ent 1r:r11, e-r.t;r--e 

Isr--ael e Sít"'"ia, e entr--e lt""~ e lt""'aq'Jf:? a pcú~ti'r"' de l:JE:.P). 

Ent t"'e os países do IYJéd i o, 1 t""aque é que t eftl 

período 1~71-85. liderado as importaç~es de armamentos durante o 
Buscando 1 i Vr""'a't'""-se da e><cess i Vi:\ dFur::oendé·!'·,c i a 

matel~ial soviético (97~ no per~iodo. 1371-75), e 
problema~ politicos havidos em meados dos anos 

eu1 'r"' e l aç·~o ao 
ern fc_tnç~o de 
setenta ent r-. e 

estes dois paises, o lt'aque passa a 
procedências.. Itália e França, bem" como produtore~ 
como o Brasil, pass~m a fornPc~r armas para o Iraque. 
Iraque é o pais que tem recebido a maior quantidade de 
de fabricaç~o brasileir~. 

de ou t r-'.::1.5 

mi?.'t''q i na i s, 

De fatc.~ o 
ar'f11arnen tos 

A pl··'eptH"t-""'~_ç~"1c• p;:u·''R '"' gqpt.,r~a inici;::ld~· t:-'rn 1~1t10, ern funç~":t>:) d•.::• 
ataque 1raquiano ao [r~, corrtPçou a rlar-se desde a primPir~a mPt~de 

dos an•:•s set;enta.. Do lado ir--aniano, havia a pr ... Ptensi.'to de 
hegernoY•ict r--eqional f"'Pspr.ildt?:~.rlM na pr"".:~ticn pp]c•s EiJí.:j, rl'-te cola.t.í•-=:·r-··:::·u 
decisivarnente para a expans~~ do poderio Milit~r, mediante a 
exportaçà8 e assist#ncia técnica para a produç~o de at~r~~MeYstc•s, 

que se mar,tiver~m até o t~omptrnento, ocorrido em 191~. Do lado 
iraquiano, intenç~es e pt~eçlar~tivos· s~mPlhantes P>{istiQm. Colthe 
ao lt"' .. :\que iniciar' o c•:•l .. sfl i. to, pt""ocur""'ando t ír"ar-- Vc:.\Y'1taqern d,"":t 
dificil situaç~o interna reinante no Ir~. Semelhanternente ao que 
c•cort"eu com o I-r--aque, deu-se, no case• iraniano, '-'fll pl·"oces.<;; .. o de 
sub!::.tituiç~o do f(::Ot"''ftPr.Pdl:•r'"' pt'"'incip~3l, neste Ci'ISO os EUf-'1, pç•t'' 
outros produtores. Int~meros expedientes foram utilizados para 
burlar o embargo oficial decretado contra o Ir~. Várias forar~ as 
técnicas e táticas militat~es empregad~s pelos dois países 
beliger"'t:~.nte~., e diVJ:"lr.'Sl.:)':.; fol""~rn os instr"uwentos t.\sarlos pelos 
i ntet"'essacl•:•s paY'a. a rn-;:_,n•.~tel"tf;~·:' do cc•nfl i teo .. 



Com refer-.éncia ao B'r:·a~.i 1., convértl l"'ess.?tl tal""' adPrtJais o fato de 
que, apesRr da cor-,c:',ider--ável dir,linul.ç~o dr.:t clPpend~ncia iY'rtquit~n;::\ 

em relaç~o ao ~rn1amento da UR~iS (que ~aixou de 97 para 55~, py,tre 
1971 e 19B5) é ainda t]l""BY"1de o Y"tÚTtler--o de paises, dos mais dt:? 2 1) 

que atualu1er,te fc<t"necem w.::d;er"'ial bélico para o Iraque, ouF.? 
produzem armas de concepç~o soviética (na verd~de inclusive o 
8t"'asi 1 chE?-gou .::\ pt""odu7il-" pet:;E\5 de t"'epor.;ic;:-:'\o p.-.':tt..,.a arrnr.:\rnr::>nt:<:• ... ; 
sc•Vil'".?t icc•s).. Por' outl"(::t 1.,"\do, mtc~~::;r,lc• qtJP y,~o st_,. chE•qtJE~ e~ ttr11M 

soluç~o. do conflito, é possível urn t""'eatar11ento com a URS::=) .. DF? 
fato, isto paY'PCe est At"" oc•::•rrPrtdo a parti r de 1903, se,j a ern 
fUnÇ~O dos interesses da URSS, se_ja devido a vantage10 que O 
"preço polit ico'' irapu-tado ao armamento s•:•viético signi--fica par'"'a o 
I t-aque. 

A segunda regi~o que merece ser 
detalhe, por ser a que potencialmente 

artal isada com ur11 cey~t o:::o 

poderia vir a absorver os 
armamentos produzidos no Brasil., é a América Latina. Esta req1~0 
manteve, ao longo do pPriodo 1971-85, o mesmo perfil moderado de 
aquisiç~o de rnaterial bélico evideYtciado no pós-qt\erra, ser1do 
resporH.:>ável por ... l2i.;. das impor"'t.õ1Ç•':fes t ... ealizadil._S pP.lo Tet .... celt~o 
l''lundo. O valor·· das ir.Jpot"t0<:,.'•~es atwler·,tou de cerca de um bi lhà·:·· oc:
dólares para aproxim0damP1~te treze bilhb~s, rnantendo a 
pat"tic·ipaçào no total m,o,,is .-·::ot_l wr:~n·-::·s constF.tnte. U<::. ~:;e-tE? p.?~.i!.-o•~~:: 

sul-americanos que apresentam maiol~e$ valoi~es de irnpo~"taç~o de 
armamentos, durante o perior1o, a participaç~o no total irnportado, 
e o comportar~epto das i~portaç6es destes paises ao lor1q? do 
periodo est~o indicados na tabela abaixo: 

Tabela 2.2.3: Participaç~o dos paises sul-americanos 
na importaç~o de ar~1arnentos 

(cifras em ~, valor total em bilh~es de dólares) 

pat ... t icipaç~o 
( ~) 

valores ern relaç~o 3 1973<~1(1(1) 

Ay·gey-,t i Y"1a. 

Per~u 

Bré\sil 
Venez ,_te 1 a 

Cuba 
Chile 
Equador"' 
total 

;:~o, 3 
15, ~~ 
13,0 
11, 4 
10,5 
8, 1 
6,5 

85,3 

fonte: SIPRI, 1"187. 

CortiO se pode Vf?t"' 

1 'J 7fl 1 'J[l3 
100 
f• 53 
:t;=:B 

77 
1 ifl 
81 

43!:1 

rei a tabela, 

292 
9 

233 
30G 
12'• 
4'•7 

compo:•t""t ar,1t'?nt ,..:~ atípico 
ur,la r:ons i det"'á V E? l q UE·d a 

pet"Íodc• .. 

ern 'r"" e 1 ~~ç:3:o aos demais paises, 
nas suBs irtlpo1--to..c;:)es:. rJe 

r!lí:•st f""?.. urn 
apt'esPnt. ~·.ndr:_. 



Fruto da adc·c~o dP postLir~s r"ilit~rps mais inrlPÇIPndPnt~s Pr11 
relaç~o aos EUA, pPlos paises da rPqi~c•, delt-se umn siqnificattve 
diminuiç~o ela participaç~o dos arMarnPntos norte-americanos r,~s 

importaç~~s da reqi~o. Ela passou de 52~ no periodo 1971-75 pat~a· 

11Y.. l'"10 de 19Bl--B:::J, sendo o wer-·cad·~~, ocupado pela Fr"'ança, HFíl, 
Itália, Inqlater ... t"'a e Br"'asil. Ur11 imp•::•t ... t!3.Ylte impulsc• ;;\ pr-'oduç·~o 

local se 
i ndustr"'i a 1 e 

verifico~1 nos paiscs 
tecnolóqico relativo 

entretar,to, a n~o Seu t'"'itmo, 

suficiente par~ contr~b2lança1~ 

ser no caso bl"'asileiro, n~n fo1 

a demand~ das FFf1(1 pot"' nc··;os 
eq ui parneY•t os. 
d ur·aYtt e a 1 g ur.1 

Isto 
tempo, 

apesar-' dc1s 
a nr .... qent i na e 

embargos parci~is q~e sofrerar~, 

() ~Chi ~e. A ~]\· .... andf? q'_lant j dt=~.d~ 

de t"'E'CUt"'SOS c-ar.aliz<!lr:lc•s pc•t'"' estes países, e tambér11 pelo Pet"U~ foi 
um fator ·ihlportante para o agravamer)to da sua situ~çho econor~l~ca 

e financeir"'a .. 

~.!'.__;5__!' ____ f!J_D_'-.!f'~.i0~:2 ____ :t f'X!(~J. {~-~~~.c~·-·t i'? __ . ____ hl.~l.~.ÇJ~_n:t_ç:_§ ____ ç.!_§ ____ PX=--º-~:.f.~~!x;l!_o;:* _ .. J? ___ çc•rr_l~.t~c.l <:o .. ~<:J_f-" 
a l"" r11 w m f:? n t o~? --~~-----t.!. i ."Y.~_l ____ _._r~] ~~.(~_~LL•:_~l-·; 1 

Além dos fatos e tendéncias analisadas nas seçbes 
anter"'iot"'es dr?ste capí.tul.-:), ot.tt\ ... as tr--é-~:; tendt.~nci,-=:\s rner-'PCF·ffl Sf.''lY· 

deo:'lto.cr:\d<:Ts cli4d.""t Sl_\i:::\ irnpc•tf.\nci0. pL:tt"'a' a i:inól io::,r:> t1o CL":'It:;o cJd 

indústt ... ia by··as.ileiY'.--""4. de .al"riiE:\fllE?I~,tos.. n pr .. if!lE'ÍY'a tr"'ata d21. fo::•-r"'f!1<-i 

como o têrn sido- crescentemente comercializados os armarner.tos a 
nível intet .... Yü."?.CioY,al, que te\'"!de•J a fa·,lol·"'ecer"' a e><pans~o d?,s 
exportaçbes brasileiras. A se~unda di= respeito à din~rnicA da 
inovaç~o tecnológica na área de produç~o de armamentos r1o passado 
recente, uma das responsáveis pela expans~o das e~r1ortaç~es 
brasileiras de arma~1entos, e setJ possivel im,lacto d~ alteraç~o da 
tendência observada no desempenh·~ da Industria de (~rmaJ~Rr•tos do 
Bt"'asil (IAB>. A últiwa T"efer"'e--se ao atual pt"•::~cessc• de dimiY1Ui~~·=· 
das co1opras de arm~rnentos, verificado a nivel mundi~l. 

O escambo é 
mercado'r"ias. Ele 
intornacional se1~do 

envolvendo moedas. 

a fot"'wa pr'iwit iva de í ntP-rc.c'-\rilb:i ç_. de 

foi usAdo nos primeiros tempos do comércio 
pd•tlt\t:i.n,7'1UientP suhf~t i-t:•_tido pelr\f-> .tt'"'MY•e:;.;:;~r;~;:;es 

M·~dernamer,te ele tem sido ressuscitado sob as 

bihl iogr"'áficas qeneric~mente utiliz~tdas 

na el21boraç~o desta seç~o, mPrcem ser citadas: 
Alfeot"'d, Bur~~t.e (1'J77),·

1 
Co::.me\-~cio (1r9[)~), D.:.,qnin•::• {I_'Jf3E, in 

Pt"'oCcedinq~s), Goõ:li~l.o'+iOl.d \lrJBC), GenP.r'"'al (1;:-Jf._.l./;), f:Jli_ks~~J.:1Y• (l':Je.._=:) .. 

GriffiFt ,Jt"'. \1386}, Gs-··iriiTI1el'"lt (1985), IEEE (19P,;:_=~), Lello•.1.che 
(1981), i'~'!t•lrnan (198'~, 1986), I'·Ü~'-lr•lan {19El5), Rubir.steir-, (1"'="JP.~~), 

Smith (1985), Unitcod <1'303, 13ELl). 
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denortlinaç~es de Q§~_r"tc·,.- ... , o"ffsgJ.: __ !2, e Q2.~nt __ t;'~_c__:tr.:_~.f1f~-' pala~/ras 

ír1glesas de uso COY'f'ente a n·ível in·tet-.·naciol'"lal. Todas elas se 
t"efer'em, de rnanE".:'it--a indistinta, a um c.::.•rto tipo elE~ cetrttppns.::~ç~o, 

get"'alrtlE'ntt-:? iwposta pelo impor-'tadov', er11 teY'h'IOS da cc•nlp·,-a de outr~as 
mercadorias pol~ ele produzidas, ou de inves·timer,tos. Ess~s formas 
de comét"'cieo., que desig)··,ar"ertlOS pele• rtome de ''comér"cio 
comper,sado'', têm-se consolidado em funç~o de do fLtr,cionarnento 
deficiente do sistema financeiro internacional, da conveniência 
em contornar barreiras comerciais e criar mecanismos de 
reciprocidade~ e da necessidade cada vez maior, de certos paises 
do Terceiro Mundo, em efetuar suas trocas sem utilizar divisas 
estrangeiras- O comércio compensado tende, crescentemente, a 
abranger mercadorias bastante distintas, sendo freq11ente a troca 
de pt'odutos por transferência de tecnologia, produç~o sob licenç~ 
ou estabelecimento de joint ventures no pais irnportador. O 
comércio compensado permanece, entretanto, como uma forma 
marginal. Uma pesquisa entre as 500 maiores empresas norte
americanas, responsáveis por 60~ das . exportaç~es dos EUR, 
revelou que somente 6~ das mesmas havia sido realizada via 
comércio compeYJsadc,., 

A mesr11a pesquisa indicou, pot"" outr""o ladc,, que de' valor 
exportad? mediante comércio compensado, 75% correspor,diaM a 
equipamentos de ET!lpt"'ego militaY' .. (citadeo em Tullberg, 1387)~ Tal 
fato indica uma téndência comentada por vários analistas do 
comércio internacional de armamentos. Uma OIJtra estir,lativa (tida 
como conservadora pelo seu autor) indica que ceYca de um terço 
dos 14,6 bilhôes de dólares em arr~amentos, ~><portados pelos EUR 
em 1984, corresponderam a comércio compensado (Neuman, 1986). A 
adoç~o do comércio compensado no àmbito do contércio de 
armamentos remonta ao imediato pós-guerra, e ele continua sendo 
utilizadeo por um grande número de paises industrializados. 
Estima-se qUe 75~ do comércio compensado na área de armamentos 
env6lvendo os EUA ocorre coro paises desta categoria, como o 
Canadá, o Jap•o CNeuman,19861. 

Er11bcn· ... a os pa :i ses do Tel""Cei t ... c, 11ur,dc• t ey,h.:trn si elo r-esponsó·-.tei s 
por apenas 3~ das exportaç~es de armamentos via comércio 
compensado realizadas pelos EUA no periodo 1975~81, é crescente o 
número d~ paises e de ceontratos que prevêr~ sua utilizaç~o (citado 
por Neuman,1986). Na r~alidad~; a prática do comércio compensado 
er,volvendü paises do Te.t""ceir""o tr1urtdo é mais fr-equente con1 os 
pa.ises da EU"r""Opa Ocider,tal e eos do bloco socialista do que cor11 --os 
EUA. Cada vez mais freq~ente é, também, o comércio compensado de 
armamentos entr~ os paises produtores e. impot~tadores do ·rerceiro 
f'r1UFtd O. 

o aument C• dos pt .... eços do petróleo det e~ ... w i nou, 
irtdicar,los, pt"'ofundas fllOdificaçí::les no 
internacional de arMamentos. A grande 
exer-cida pelos países ár""abes, foi 
contratos envolve!~db comércio 

panorama do comé~"'cio 

den1anda por armamentos, 
parte suprida mediante 

O .Poder de ba-;-·ganha 

... 
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conferido pela posse de uma mercadol~ia cara e escassa fez com que 
os paises árabes tendessem a exigir pagamento à vista s er~ 

dólcn-'es pele• petr"'óleo que comer ... cializavam. A ú·nica E'){Ceç~o er"'a Y"1a 

área de equipamento militar, onde o comércio cornpensado era 
aceito praticamente sem restriçbes. Este fato estirnulc•u os paises 
importadores de petróleo com tradiç~o na fabricaç~o de 
armamentos, como a França, a concentrar sua atenç~o no Oriente 
~lédio. 

Outr"'os pa:íses, como o Bt"'asi 1, seriameY'1te- afetados pelo 
aumer-tto dos pt ... eços de• pett"'óleo, que tir-,ha que ser" ir11portado à 
raz~o de cerca de um milh~o de barris por dia (80~ do consumo .era 
suprido pelas importaç~es na década de 1970), sofreram um duplo 
estimule•. Pe<'t"' um lado, visualizararn a import~.r,cia de par"'ticipa.r 
no ~rive importador de armas dos paí.ses érabes, por outro Se 
dispuser"'am a "aceital"''" o pagamer-,t•;:, en1 petr"'óleo do arrnamento 
vertd i do. 1\Ja r"' e a 1 idade, a prc•d uç~o de arroament O!:> ero l"10SSO pa :i s 
esteve sempt""'e muito ligada, e legitimada, pela possibilidade que
implicava eu1 captar"' r"'eCU'('SOS extet"'nos rn.ediay,te a sua expot"'taçâo, 
e, em particular, em poupar as divisas decorrentes da importaç~o 
de petróleo. Como normalmente a utilizaç~o do comércio comper,sado 
se dá envolvendo um certo ''desconto'' para o pais importador, é 
bem possivel que os paises qLte entraram no ''negócio armamentos ){ 
petr .... óleô" ter,ham sido benf?ficiad•:•s. Isto pc•t""que a r""eceita poupada 

por esses paises deve ter sido superior a qLte obteriam mediante a 
simples exportaç~o dos armamentos- submetidos ao comércio 
comper-,sado. Isto Y'a~o iwpl ica, er,tr""etar,to, que os pa:í.ses 
compradores dos armamentos estivessem sendo prejud·icados. O preço 
de venda dos armamentos poderia situar-se inclusive, 
ligeiramente abaixo do preço praticado no merc~do internacional, 
uma vez que a garantia de forneci~enta de petr~óleo era uma 
vantagem altamente valorizada pelos vendedores. 

O comér--cio r1a 
ew get'a 1, de 

área de armame~tos segue a tendência observada 
utilizar crescentemente a tránsferência de 

.tecnologia ou a co-produç~o como um dos itens comercializados. 
Esta categoria de comércio compensado, que envolve a compensaç~o

através de bens de riatureza .bastante distinta, denohlinado 
comércio compensado indireto, tem sido tambérn utlizada pela IAB 
seja como receptora de pecnologia e como parceir~o menos 
exper""ier',te em acor·dos de .. c_o-produç2tc.~, seja corno cedente c•u 
mediay-,te sua participa·ç~o c_c.r,lCt sócio mais importante .. 

Os estudos sobre comércio compensàdo realizados por 
pesquisadores estrangeiros ressaltam a ausência de inforrnaç~o 
cor-J"fiável a l"""espeito de seu volume (Pr-'ingle, 1_385), em pa·r-.. ticular"' 
quando envolvem armamentos, sua produç~o "col~j~t~ta, ou a 
transferên~ia de tecnologia na área. Uma das raz~es que 
justificat"'ia, incl1Jsive, a utilizaç:tt_o do cornér"'cio cornpe·r,sado 
ser"' ia justar,ler-.te a pç.ssibi 1 idade que ofer"'ece de "esco·nder 11 a 
comercializaç~o de armamentos dos órg~os n~o diretar~ente 

envolvidos, da opir)i~o pública do p~is, e mesmo de organismos 

• 

.. 
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FMI (que estabelece t ... estriçbes à 
de produtos, inclusive material de 

em que o mercado internacional de arraamentos _foi-
cada vez mais um mer"'cado do se t Ot"'nando 

compensado passou a abY'anger"' itens 

11 cc•mpt"'ador"'", o cc.•mérc i o 

até ent~o cor1siderados 
"sens.iveis 11

., ou n~o-passíveis de comercial izaç~o. Países qt.te até 
ent~o se mostravam ·muito reticentes em relaç~o à produç~o 

conjunta ou à transferência de tecnologia, ou mesmo ao comércio 
compensado direto, passaram a aceitá-los como parte integrante de 
acordos de comércio envolvendo material de emprego militar. Como 
consequência, tendem a ocorrer situaç~es em que um pais 
ir-ttet"'essado em vender a outr,=•, pt"'odutós de alta sc~'fist icaç~Q 

tecnológica e preço, ou simplesmente em ampliar/manter sua 
presença, decida-comprar armamentos do segundo .. Este parece ter 
sido o caso da escolha do Tuc~no, produzido pela Embraer, pela 
I r.g 1 aterra. 

Essa tendência, como 
adiante, parece ter sido 
consciência da importância 

se verá com maior detalhe mais 
positivamer.te utilizada pela IAB. A 

limitada da produç~o de armamentos 
brasileiros num mercado mundial altamente competitivo, sempre fez 
com que-as empresas e o governo brasileiros tivessem urna posiç~o 
muito fle~ivel em relaç~o a todos os tipos de cornércio 
compensado; ~-- mais do que isso, em relaç~o às disposiçbes 
l'"'elat ivas ao "uso fil ... tal'' dos armarnentos exp-ot"'tados. Os acordos já 
realizados com a Inglaterra e Egito, para a produç~o de avibes de 
combate, e ós erA negociaç~o com a Arábia Saudita,· envolvendo 
vát"""ios itens (avi~es, tanques, etc), indicarA a atenç~c~ que vem 
sendo dada pela IAB, e o aparente sucesso que vem sendo obtido, 
em ernpreendimentos deste tipo. ~ de se esperar, inclusive, Llr~a 

maior exploraç~o, por parte do governo e das empresas 
brasi leit"'as, de sua 11

COY"1dic:;~o de TeY'ceir'"o Mundo 11
• Isto é, a 

"afinidade 11 cow os ma i Ot"'es pai ses i rnpor"'t adol·'"'es, e a ma i c~ r 
"pl'"'oxiroidade 11 em tet"'roos de soluçbes tecnológicas, produtivas e 
organizativas. Por outro lado, a consciê~cia cada vez rnaior de 
que, além de um mercado para os armamentos brasileiros, os paises 
do Terceiro ~lundo (sobretudo do Oriente Médio) se afiguram como 
importantes importadores potenciais de produtos de rnédia 
sofisticaç~o tecnológica, ou mesrao de bens tradicionais~ 

determina uma posiç~o brasileira ainda mais flexivel. 

A atual teYtdência desc_er.dente do comé.-"cio de ~rfl1artleY"ttos 

Na seç~o precedente analisamos corno se estrutura o comércio 
internacional de armamentos e come1~tamos as suas principais 
tendéncias pcn ... a o futuro. Reset"'Vamos para este itew a 
apt""'eser-.taçi;to da que cc~r-tsiderauJos a te...-.dência mais impol""'ta.nte para 
a análise das perspectivas da IAB, realizada rnais adiante. Trata-



se 
de 

da dimin•_\ iç:ào 
at-·mament os. 

obset"vaclw nos lll t irnos anos do comércio muind1al 

O gr--áfic-o ahrtt HO mor.:.tl"'·~ A irnp.::-•rt8~.;~o dc•s pr .... il'"1ci pais pr ... up(.:.~. 
de paises do Terce1ro ~!ltndo, durante o periodo lg57-85. Como )a 

assinalado, é o con_junto dos pai~es do Terceiro ~ltJndo que 
est8belcce a tPnd{">nci;-\ r.Jp•:;I:P cc:.rtt!·~r"'c-io., •.lrn;,, VP::<.': q11P., pnr" p)..(r~rnp l_ç,, 

ew 190f>.., t~le foi l·..,f-::-L:•p~)n~·:.c,vf-?1 pc•r ';)O:::i<. di\!5 E?xportaç;?:lt.?S uas c1uD.='.õ. 
superpotências e maior~s exportadores mundiais. 

lrnporlacao de Armas oelo Terceiro Mundo 
' 

o mostt"a Rlguns aspect•:•s da est r--ut u·r-·a e das 
ter-,d~nciElS do cornér--ci•:• intel·""r·,acion<?.l de aY'fíli...~ftler.tos já analis.:~c.i2'1s., 

tais como a import~ncia dos paises do Oriente Médio corno 

importadores, a rápida expans~o .do.ccmércio verificaria ~o periodo 
·1967-77, etc. O fato que nos interessa d~stacar é a estagnaç~o 

deste comércio, quando avaliado em dó·lal~es constantes de 1985, 
através dos dados do SIPHI~ a pi?.rtir"" do aYro de 1377., e a 
tendência declinante mais claramente definida de 1984 em diar.te. 
Mais do que isto, interessa nos ressaltar o caráter n~o 

meramente col~_juntural deste ~1ovin1ento q\~e est~ri~ ref)Ptindo, 
talvez, uma noVQ tendência ''estrutural'' do comér~io de 
at""fllawer-.·t os .. 

Para tanto, é iMportar,te observar 
TercP.it""'·::· 1~1u.ndo q•Je r•l?,is irtlpc•Y'tarn c?.~.Y'fll,:<.~:;, 

qtJ8, das três regi~es do 
Ur"'iente í"'iéu i•:• 
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manteve importaç~es crescentes depois de 1979, sendo que a 
n1a.nutenç~o de• patamar"' próximo aos 22 t-i lh:jes de dólares, 
observado desde ent~o, deve-se apenas a este fato. A partir de 
1984, entretanto começam a declinar as importaç~es do Oriente 
Médio, o que leva a um decréscimo do comércio com o Tercéiro 
Mundo. Embora n~o se disponha de dados mais recentes, é conhecida 
a diminuiç~o das compras do Oriente· Médio ocorrida nos anos 
p.:•steriot ... es. Neste ser-.t:i.do, o Iraque é um país especialrnente 
importaF•te. Ele é o· prirneit"'o importador rnur-.dial, tendo sido 
responsável por 12% do comércio com o Terceiro ~lundo, entre 1982 
e 1986 ISIPRI,1988). O término da Guerra Ir~-Iraque, por outro 
lado, sem que seja necessário pelo momento avali~t~ outros fatos, 
já é suficiente para apctntat ... o caráter ."estruttn~al" do declínio 
apontado ::a. o. 

Como vimos, apesar da ocorrência e manutenç~o de vários 
conflitos no Terceiro Mundo~ tem havido uma nítida diminuiç~o da 
aquisiç~o de armarnentos por este conjunto de países. Razbes 
econômicas de peso explicam este fato. A queda nos preços do 
petróleo e o aumento da dívida externa e seu ~erviço, s~o os 
pt"'ir-.cipais. N~o há, er-.tretar.to, como negat... a impc•r·tàY•cia de 
outros fatores, menos veiculados e mais específicos. R compra de 
grandes quantidades de armamentos, por parte dos países do 
Terceir~ Mundo, decorreu n~o apenas da abundância de 
petrodólares. A ambiç~o regional, e muitas vezes até mesmo 
pessoal, dos' ·-militares do Terceirc' .IYlur-.do, associada a 
"habilidade 11 dos vendedor""es, que frequer-,temente se utili:zar11 de 
procedimentos poucos ortodoxos como comiss~es e ''pt~esentes'', para 
garantir suas vendas n~o pode ser subestimada. Este fato 
contribuiu para criar um clima conducente a uma demanda 
art i ficial• por arwamev-.tc•s que, num rnc,mento de escassez de 
divisas, tende a dissipar-se. 

Um dos fatores importantes desse conjunto é o associado à 
1

1 
t eY"•d~nc i a à supet .... sof i st i caç~o do én-mamento pt'"oduz i de' pe 1 os 
·tt ... adicic•nais fabr--icar,tes, abot""dada em detalhe a seguir. Esta 
tendência, responsável também pela ráp_ida penetraç~o de novos 
produtores, ainda roarginais, no mercado internacional, determinou 
sérios problemas de absorç~o nas forças armadas do Terceiro 
Mundo. Os elevados requisitos logisticos, de qualificaç~o de 
pessoal, etc, têm motivado a suspens~o de encomendas de vulto e, 

i.o Dada a 
ar,ál i se das 
poste r i orwer-•t e. 

impot"'tâY"•cia 
perspectivas 

destes 
da 

fatC•S 
IAB, 

e tendéncias para a 
eles ser~o retomados 



simu 1 t ane~:une1""1t e, 
voltados pa't""a 
pa:íses (!Yiiller, 

arrnarner-.tos 
1988). 
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de ·aquisiç~o mais estritos e 
facilmente absorviveis por esses 

2. 3. 3 Tertdêrtcias tecr.oló,g_,i'-'c=-'=a'-'s"'---'d~a,_.,_produ{;-~o 

cer.tt"'a i s 
de armas nos paises 

Neste item apresentaremos a tendência tecnológica que se 
manifestou r-.as últimas duas décadas, r.os paíse.s ce-r.trais, e a 
que atualmente se expressa no seu setor produtor de armamento do 
tipo convencional (n~o nuclear). Esta ~nélise per~tite entender 
melhor uma das causas do êxito alcançado pelo Brasil no mercado 
internacional, ao produzir armamento de tipo pouco sofisticado, e 
apontar para as dificuldades de caráter tecnológico que tendem·a 
comprometer a expans~o da indóitria bélica nacional, temas que 
ser~o abordados posteriormente. 

O passado recente: a tendência a supersofisticaç~o dn armamento 

Dur_ante as décadas de 1950 e 1970, a prc•duçi'(o de arrnarnentos, 
notadamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, passou a 
cat ... actet"izar-se pot" uma s'ofist icaç~o crescente de cor-,sequér:-rcias 
indesejáveis ~~-termos de custo e desempenho do equipamento. 
Vários militares e especialistas em tecnologia bélica têm-se 
referido a ela de forma bastante. critica, e alguns a~alistas da 
área de economia de defesa têm buscado determinar suas causas e 
implicaç~es mais gerais. Antes de apresentá-la de modo 

·sistemático, citaremos duas opinibes que introduzem com 
propriedade a quest~o. 

Na ediç~o de 1981/82 do famoso Jcn'"•e's .EJ...g_hitir-,q Ships, um 
capit~o da marinha britânica escreve que os novos navios da 
~st~o sujeitos ~o efeito da árvore de natal'' - ist-o é, eles s~o 
normalmente carregados com tanto equipamento que, em alguns 
casc•s, isto ter1de a dimir,uit'"' sua capacidade de combate. Outro 
depoimento é do própr"io editor-. do J.ar-,e' s~, que afit~ma que a 
marinha norte-americana costuma construir sistemas de defesa em 
navios e avibes que s~o super-elaborados mas· de baixa 
confiabilidade. Esta tendência estaria, segundo ele, associada ao 
desejo consumista norte americano de t~r sempre o maior, melhor e 
n1a i s moderno. 

Segundo Mary Kaldor (1982), essa sofisticaç~o e complexidade 
cre~centes levar~m a uma situaç~o de cada vez maior ineficiência 
·dos armamentos produzidos, devido à sua cada vez menor 
durabilidade e confiabilidade, à grande demanda de peças de 
reposiç~o, combustiveis, muniç~o e m~o-de-obra especializada para 
operaç~o e manutenç~o, e pelo custo crescente de instalaç~o e 
operaç~o. A explicitaç~o dessa situaç~o só surgiu, a nivel das 
forças armadas norte-amet'icanas, a partir da Guerra do Vietr.am, 
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r•a qual 
sistemas 

'fiCC1 ll evidente a ir-.adt?qu~aç~o e iYH?ficiência 
r-•as situaç~es de cor,flito típicas da atualidade. 

desses 

A luz da apresentaç~o acima é fácil entender porque alguns 
países do Terceiro Mundo, entre eles o Brasil conseguiram lograr 
uma boa penetraç~o no mercado internacional de armamentos. Por 
n~o disporem suas Forças Armadas de armamento moderno, e por n~o 
possuírem esses paioses uma indústria de porte compativel com a 
tendência verificada nos EUA, ocorreram condiçôes para a ••queima 
de etapas 11 que as sitltaçt:les de co·nfl i to intey·no ou ~xter""no, por 
c•utro lado, exigiam. O esfoY'ÇC• de COY"tsolidaçàc•'da indústria de 
armamentos desses paises ocorre já sob ~ égide de uma concepç~o 
radicalmente distinta da que vigorava e de certa forma ainda 
vigora, nos paises centrais. Como conseqência, os armamentos 
produzidos constituiram-se numa alternativa à ''t~cnologia militar 
barroca''. Dada à possibilidade de serem produzidas em série, a 
baixo custe•, em grandes qttay·,t idades, e operadas po::or s-::.1 dadas 
poucc• tr-.. einados, aliar.do, er1fim., eficiértcia, sirllplicidc:tde e 
cc•rtfiabilidade cc•r,cebidos, com a robustez e baixo custo de 
plataformas adequadas as situaçees reais de conflito atualmente 
existentes. 

A aaeitaç~o que tiveram os at"'marner,t os fabricados por esses 
paises no âmbito do conjunto dos paises do Terceiro Mundo pode ou 
n~o ter sido .. ~sperado por eles. Numa vis~o retrospectiva, 
entt"'etanto, é obvio que isso iria ocort ... er .. A adequaç~o de=se 
armamento ás necessidades desses paises, quer tenha sido fruto de 
uma simples identidade de situaç~es de conflito provável e de 
outras caracteristicas tecnológicas, quer tenha sido p~emeditada 
em funç~o das perspectivas desse mercado, foi a causa 
fundamental da sua aceitaç~o. 

A situaç~a atual: tendência de explorac~o da base microeletrOnica 

A situaç~o atual da tecnologia de produç~o de armarnentos 
nos paises centrais se caracteriza pela convivêr,cia de duas 
tendências que, embora apontem para soluçbes diferentes em termos 
de cor1figuraç~o da guerra futura, se reforçam mutuamente em 
muitos aspectos~ 

A primeira delas, que chamaremos de exploraç~o da base 
microeletrbnica, t9m a aparência de uma continuaç~o da tendência 
à supersofisticaç~o das décadas passadas, dado que se baseia 
igualmente na combinaç~o de plataformas de tipo tradicional com 
equipamentos de ~ase microeletrOnica. Apesar disso, na realidade, 
deve s~r entendida mais propriamente como uma cor.tra-tendência à 
supersofisticaç~o, na medida em que, ao invés de dar origem a 
at""marJler-,tos de baixa eficiéy·lcia e elevado custo, permite a 
fabricaç~o de ' 1 armas inteligentes'' mais adequadas as situaç~es 
reais de conflito~ 
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A segunda tendência, ao contrário, caracteriza-se, n~o pela 
incor~poraç~o de inovaç~es oriundas dos avanços na área de 
informática e telecomunicaç~es a armamentos de concepç~o 

tradicio11al, mas pelo projeto de armas inteiramente novas. 
Enquanto que a primeira conserva, por exemplo, a configuraç~o 

-básica das plataformas dos sistemas de armas, a segunda supbe- e 
demanda soluç~es consideravelmente diferentes e 
revolucionárias. As caracteristicas destas novas armas, em 
particular o seu poder de destruiç~o seletiva (como e o caso da 
arma étnica), sua sofisticaç~o conceitual <armas 
eletromagnéticas) e as implicaç~es ecológicas que apresentam 
(armas climatológicas>, apesar de importantes para uma análise 

-das perspectivas da produç~o de armamentos a nivel dos paises 
centrais, n~o será~o abordadas aqui. 

O surgimento dessa contra-tendência à supersofisticaç~o 

parece ter sido provocado, justamente, pela obseryaç~o das 
situaç~es de conflito mais recentes, nas quais se manifestou com 
c·lareza a enorme ameaça que uma nova geraç~o de ''armas guiadas de 
pt"'ecis~o" (gr'"'ecisiot'"t quided muFtitie<Y'tS), ·de baixe' pt ... eço e gr"ar-,de 
poder de destruiç~o, sigr1ifica ern relaç~o aos sistemas de armas 
até agora considerados como os mais avançados. O esforço no 
ser-1tido cte t"everter a ter-,dência antet ... ior nê(o teria sido possivel, 
entt ... etanto , caso n~o estivesse baseado num fato tecnológico 
concreto, que foi o amadurecimento das tecnologias que vinham 
sendo incorporadas de maneira imperfeita à produç~o de 
armamentos. O principal elemento viabilizador desta revers~o da 
tendência à supersofisticaç~o ineficiente parece ter sido·o 
aperfeiçoaMento do conjunto de inovaçbes centrado na tecnologia 
microeletrbnica - que cpmeça a despontar em meados dos anos 
sessenta. 

O surgimento e consolidaç~o de alguns avanços tecnológicos 
importantes na área de microeletrónica parecem ter finalmente 
perrnitido transformar o processo tentativo de adiç~es 

incre~~entais, que compreensivelmente tende a levar a soluçbes 
ineficientes, nttma situaç~o qualitativamente distirtta. Como se 
sabe, foi no interior' do setor de armamentos, devido à enorme 
concentra~~o de· gastos de P&D em áreas de fronteira que o 
caractet ... iz~, que se gestou o novo paradigrna .tecnológico 
microeletronico que tende a impactar de forma violenta e 
crescente todc•s c•s setor-'es das sociedades deser·~.volvidas e, 
também, dos paises tecnologicamente dependentes. Foi ali que se 
deu, prirneiro através de um processo imperfeito de tentativa e 
erro, a incorporaç~o do novo conhecimento cientifico e 
tecnológico que hoje se difunde para inúmeros outros setores. A 
perspectiva de aplicaç~o tecnológica que atualmente pode ser 
percebida de forma generaliz·ada aparece, no setor militar, com 
uma força proporcioQal à capacidade que possui de concentrar 
recursos crescentes e os melhores cientistas existentes. Por 
outro lado, a melhor adaptaç~o das p~ataformas tradicionais aos 
novos equipamentos - esta sim resultado, fundamentalmente~ da 
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conflitos reais - corno o q'Je citamos a segúir, 
contribuiu para à nova situaç~o. 

No case• da Guet--ra das Malvir,as, mais da metade dos 114 
avibes e l(t navios perdidos por ambos os lados durante os dois 
meses de ceonfl i te• f•:•t""am postos f•:·r-·a de cornb.0te por ''armas 
inteligentes'': 61 avibes argentinos foram derrubados por misseis 
terra-ar e ar-ar; 3 navios britânicos por misseis ar-navio ou 
terra-navio; e um navio argentino por torpedos-guiados 
acusticamente lançados de submarinos. A destruiç~o do destróier 
Sheffield- cujo custo, há mais de dez anos, foi de 50 milh~es,de 
dólares e que contava com os mais avançados sistemas de defesa da 
atualidade - causada pelo impacto de um missil de médio alcance 
de apenas algunas centenas de milhares de dólares, constitui 
provavelmente o melhor exemplo da importância desta nova geraç~o 
de armas. 

Na verdade, o úrsico fatc•r que. permiti1.1 ·tno relativo 
equilibrio entre forças completamerste dispares num determinado 
mor~ento da guerra foi justamente a disponibilidade argenti~a 
desse tipo de armas, capazes de fazer frenfe ao potencial 
bt ... itêr,ico. As palavt""as de um br .... igadeir""o ir,glês, cornpar ... ando a 
guerra das Malvinas ao conflito sirio-israelense sintetizam 
pet~feitamento o que queremos dizer: ''Nós lutamos a guerra de 
ontem". 11 0S iSr""aelc?nses lutaram a guerra de amar·,hiX". De Tato~ 
esse últinio cat"'actet--iz•:•u-se pelo emprego da gue-rra .eletrônica, em 
que as contramedidas israelenses, destinadas a confundir os 
dispositivos ·eletY'tlrdcc•s de detecçâ:o e mires do inimigo, 'foram 
capazes de evitar a aç~o siria. 

Ao que parece, o atual esforço norte-americano em P&D 
militares tende a concentrar-se em seis áreas principais, todas 
elas envolv~ndo o desenvolvimento. de dispositivos eletrónicos e 
de ~processamento de informaç~es, bem como do software 
corr"'espoYtdent e, t ersdentes a i nco.rpoY'êt'i-"' as 1 içbes aprendi das· (',a 
avaliaç~o dos cor.flitos mais -r--ecentes-: Essas àt:...ea.s s~o as 
seguintes: 

(1) petecç~o e Busca. O objetivo desta atividade é detectar 
alvos ou armas inimigas à maior distância possível. Os sistemas 
usados classificam-se em : passivos (detectot"'es de raic•s 
infravermelhos e de sinais ac~~ticos, p. ex.>, quando a energia 
captada provém do próprio aparelho inimigo, ou ativos (radar e 
sonar, p. ex.) , quando a energia captada é rssultante de emis~~o 
prévia nele refletida~ E crescente o poder de detecç~o à 
distAncia e d~ resoluç~o obtida em termos de velocidade e 
posiç~o desses dispositivos, assim como a capacidade de evitar 
açties irdmigas de detecç~o e iarnmir111.:... 

(2) En~ª-_çlt"'aruen:t .. -, do alvc• e cc•.ntr::-c•L§I'__Q_ig__disparQ_. _Un1a vez qr_te os 
dispositivos de detecç~o indicam s ~resença de um alvo, as 
informaç~es correspondentes s~o processadas por um sensor 
responsável por uma identificaç~o mais precisa e pela aç~o de 
disparo. A autom~ç~o crescente destas ativi.dades permitirá a 
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operaç~o simultª~ea com vários alvos de distintas e elevadas 
velocidades. Esses sensores de enquadramento do alvo e controle 
de disparo s~o ativos, o que exige a introduç~o de dispositivos 
contra detecç~o inimiga do tipo liga/desliga e de deslocamento 
rápido da frequência de operaç~o. O radar à base de laser está 
sendo desenvolvido como uma forma de aumentar a eficiência desses 
_dispositivc•s. 

( 3) Cofll.!::!YI i caçt\o.. R prc•t eç~o cC:n'"1t r a 
e radiaç6es diversas dos vários 
(acústico, ótico e eletromagnético) 
r-•est a área. 

a ir,terceptaç2to e o iamm:LD.B., 
tipos de comunicaç~o usados 
é o principal objetivo de P&D 

(lt) ~-ª~~e.ga_çE.Q_.__ O deser-,volvimento de senso·r-es eletr·bnicos 
capazes de proporcionar melhores informaç~es para navegaç~o, a 
partir de fontes externas - como satelites e de obstáculos 
naturais, é a principal preocupaç~o nesta área. 

(5) Comando e Contr--ol~ A iYttegraç~o das ir-tfc~rrnaçbes 

provenientes de sensores e canais de comunicaç~o diferentes e a 
determinaç~o de sua relevência~ de maneira a permitir a correta 
tomada de decis~o, está sendo crescentemente processada por 
computadores. O desenvolvimento desta área exige softwares cada 
vez mais t"'"ápidos e confiaveis, e de extrewa cc•fnplexidade. 

(6) ê .. !::L~rt"'a ~letr-•ôr-lica. Pode set"'" classificada em tr ... és tipos: 
(a) medidas, de tipo passivo destinadas a proteger, como uma 
espécie de escudo, as forças em aç~o da observaç~o do inimigo; 
(b) sensores de alerta, destinados a de~ectar uma aç~o inimiga de 
tipo eletrônico; (c) contramedidas ativas dest-inadas a confundir 
os sistemas inimigos ou à geraç~o de informaç~o falsa (alvos 
inexiste~tes). Os dispositivos em desenvolvimentos operam n~o só 
frequências tradicionalmente usadas, que v~o desde a micro-ond~ 
até a VHF, mas também com infravermelho e lui visivel. 
Dispositivos de contt""'ame~ida, do tipo ar"(!;i-iammino, est~o ser,do 
desenvolvidos. 

Como já foi ressaltado, todas essa~ recentes tendências de 
desenvolvimento baseiam-se na existência de dispositivos 
eletrdnicos que permitem uma cada vez maior eficiência, rapidez e 
compaccidade.. A declar·aç~o do pt""'esidente da Mat""'t·in 111arietta, de 
que '' os avanços em microeletrônica e ótic~ ser~o mais 
~ignificativos que os progressos em tecnologia aeronáutica e 
naval ...... 11 

• já, é, consensualr11ertte aceita. De fat•:•, segundo 
estimativas feitas para o casq norte-anJericano esper~~-se que os 
componentes eletrônicos incorporados aos armamentos tenham seu 
valor relativo crescendo de 40,6- em 1981 para 47~ em 1987. 

Para ter uma idéia do esforço que vem sendo desenvolvido e 
que contribui para concretizar declaraçbes como a recém citada, 
basta dar trés exemplos: o programa norte-americano de P&D 

-financiado pelo DOD de circuitos integrados de rnuito alta 
velocidade CVHSIC), que permitir~o a construç~o de dispositivos 
militares muito mais rápidos e confiáveis que os atualmente 
existentes, absorverá j25 milhbes de dólares num prazo de 7 anos 
(83-89>;- a despesa de P&D e aquisiç~o de dispositivos para a 
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guerra eletrônica nos EUA, em 1981, foi de 3,4 bilh~es de dólares 
sendo este i tem de maiCtY' cr""escirneYtto do or--çawento mi 1 itar (25i< de 
auwento pür" ano nos últ irnos artc,s). Pt:n""a ter" se urna idéia. do 
esfot'ÇO pl·"ogt""'amado pelos EUA em P&D mi 1 i tar vale a pena lernb.rar 
que o item a~1mentará sua participaç~o de 10~ do gastq militar em 
1980 para 19~ em 1988 ou, em termos absol~tos de cerca de 18 para 
75 bi lhêles de dólar'es. 

No i ter11 aYtt e r"" i or apreser-tt amos uma sé ri e de cat""acterl. st i c as 
do cc,mplexo industr""ial-mílitar, que ter-tdeu a t"'efc•rçar .... a tendência 
à supersofisticaç~o~ Até que ponto a grande quantidade de 
recursos alocados à P&D e aquisiç~o no campo dessa nova geraç~o 
de'' armas. inteligentes'', e o esforço no s~ntido de reverter dessa 
tendência à supersofisticaç~o, ser~o capazes de contrabalançar .o 
efeito daquelas .características é ainda uma incógnita. Como 
veremos a definiç~o desta situaç~o tenderá a influenciar o 
desenvolvimento futut'O da indústria de armamentos brasileira. 
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Da resent1a do pensarnen·to econ6rnico acerca do qasto hlilitar e 
do armamentisr•lo, apresentada no capitulo 1~ pc•de--se t·esgatar uma 
conclus~o importante a respeito da abordagem metodológica mais 
adequada para a avaliaç~o dos irnpactos econômicos e tecnológicos 
da produç~o de armamentos. Trata-se da conveniência de estudar as 
questbes relacionadas à produç~o de armamentos a par~tir de uma 
abordagem baseada no instrumental da organizaç~o industrial e da 
economia da tecnologia, através de estudos de caso, vis-á-vi~ à 
que privilegia a consideraç~o de agregados macroecon6micos. 

Contudo., a il'"",dústria de mater-·ial bél ico 1 n;t(o pcode ser 
estudada • .. .rt i 1 i zaY",dQ-se, apenas, os pt"''C•ced i r.-Jent os usuais 
pt""'opor ... cionudos pela análise da ot--ganizaç~o industrial, corno 
pretendemos ter mos·trado ao longo dos dois capitulos.anteriores. 
Sua lógica de funcionamento n~o se Y'eduz à lógica ern'pr-·esar--ial. O 
componente politico-estratégico interno e externo, que orienta 
sua irnplantaç~o e manutenç~o, diferencia-a dos outros ramos 
industriais, o que torna imprescindivel a consideraç~o desses 
aspectos. Di~icilmente se poderia avançar no entendimento de 
suas caracter--isticas e do seu modo de funcionahJer,to, sem levar 
em conta tais cc•rnpc•Y",~ntes. 

Assirn, além das particularidades que a indústr~a de material 
bélico apresenta do ponto de vista de seu funcionam~nto, e que sé 
traduzem na observância de ''leis econômicas'' .particulares, há uma 
outra que diz respeito ao papel central que têm cada uma das 
forças singulares que integram as Força~ Armadas de um pais na 
deterrninaç~o do perfil que tendem paulatinamertte a assumir os 
seus distintos segmentos armamentistas. Na verdade, mesrno as 
particularidades indicadas s~o uma decorrência deste papel 
definidor que possuem as FFAA em relaç~o ao setor. 

Por outro lado, o fato de que nosso ·objeto do_ análise se_ja 
uma indús·tria de material bélico situada num pais do Terceiro 
~tundo, obriga-nos a atentar para um outro conjunto de fatores 
causais que n~o estariam presentes no caso da de um pais 
desenvolvido. Estes fato~""e.s, que confey·em um.:\ cer-ta 
especificidade ao protesso de implantaç~o das indústria de 
armamentos nesses paises, constituem um foco central de nossas 
preocupaç;jes. 

1 Como ficará claro no decorrer do capitu)D seguinte, as 
e){pt"'ess~es 

11 indltstr"ia de mater--ial bélicou e uÍ'f"•dústr--ia de 
ar"marnentos br ... .asileir~a <IAB) •• n~o s~o en1p:egadas cornc• síndY•irw:•s .. O 
segundo é u~1 coriceit~~ que denota um grau de an•adurecimento, 
sofisticaç~o e "completamente," iYtdustrial e tecr .. :tlógico que 
transcende o correspondente ao primeiro. 
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O pt"'esente capitulo tem pot ... c•bjetivo eY.plicitar o 
procedimento metodológico a. ser utilizado no próximo capiÍulo 
para a análise do processo de implantaç~o e desenvolvimento da 
indústria de material bélico brasileira. Na verdade, acreditamos 
que seu resultado transcende este objetivo. O procediroento 
wetc•dológico aqui suget""ido COY'tst itui uwa contribuiç~(:o para 
chegar a um marco de referência teórico adequado à análise e 
apresentaç~o daquele processo nos paises do Terceiro l~undo, cuja 
i Ytex i st énci a até o mowertt o representa urna 1 acur-ta i fl1por-t ar-1t e na 
liter ... atut"'a sobt"e o tema. 

Nossa colocaç~o básic~ é a de que as caractPristicas geràis 
que apt"'esertt ara I cada urtl dos segfller·,·to!:; da i ndúst ri a de arwar11ent os 
dependem (er~ primeira instâr~cia e em grande medida) das miss~es 
estabelecidas a nivel da força singular correspondente, e das 
suas demais cat"'actet"íst icas, especialmeY",te de sua percepç~o a 
t""espeito da questào tecr,•:•lógica. Esta relaç~o é, entretanto,. 
mediada, ao longo do processo de consolidaç~o de cada segmento, 
por uma série de outros elementos externos e internos, de 
distintos tipos e de caráter mais ou menos conjuntut"'al e 
subjetivo. E mais, à medida em que estes outros elementos se 
rnodificarn, e à wedida qLte se altet"'am os condicionantes 
intrinsecos à cada força, v~o se modificando, tambéro, as 
caracteristicas de cada segmento. 

O procedimento que será utilizado na descriç~o do processo 
de desenvolvimento da indústria brasileira de mat~~ial bélico, e 
das características de cada um dos seus segmer,tos, decorre d~ 
exploraç~o da colocaç~o básica que fizer~os· ~cir~0. Ele objetiva 
explicitar a ~1aneira como se interrelacionam os diversos 
elementos deterrninantes do perfil de cad·a segmento da forma mais 
simplificada possivel, sem entrar em consideraç~es que n~o dizem 
dit"'etc:Hilente. \""'espeitc• às Y"tecessidades do pY'esente trabalho:•. Um 
estudo que tivesse como eixo, n~o consideraç~es de natureza 
econômica e tecy·,ológica, roas, pot... exehlplo, · esty·atégicas,. 
demanda'(' ia Ufll tt"'atamento COnsidet""aVelrnente distinto. Vale 
destacar, por outro lado, que o procedimento expos.to decorre de 
urna abot""dagem "civil-aCadéroica" pessoal do autot"'. Ele muito 
provavelmente n~o corresponde à forma concreta como se organizam, 
p<:•t"" exer11p lo, os f 1 uxos de i r-'.:fcl\·"'r~açtfes, de c i s~e·s e ·recursos e·r,t r e 
as FFAA e as ernpr"'esas nc• i nte-r.ior do Setc•r ... , r-,ern à rnanei ·r-a cc•mc~ 

ele é eY"tteY"tdido pelos a·ger-,te-s iY"1tervenientes. 

Os esquemas aqui apresentados pretende~ mostrar os 
pr--incipais fatores que, i_Q.ealmg:'(!_-te, ir,tervit""iaHJ Y"1a determinaçÊto 
das caracteristicas de cada segmento da indóstri~ de armamentos. 
Na t"ealidade o ·pr·ocesso Y"tem ser,lpt""e ocot""reu da ·fo·r-.fna ir1dicada, 
estando suj~ito a distorç~es de várias ~aturezas. Apesar disso, 
a derivaç~o das caracteristicas dos segmentos e seus produtos 
segundo a cadeia causal de aval iaçtles e decisíjes 1ndicadas, pode 
ser entendida como uma espécie de ••modelo esti!iz~do•• para 
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pet"Cf.?bt?J·"' H racionr;..l ida.de, e os desvic.s em relaç?.:<o e. P-lct, da 
evoluç~o verificada. 

Os esquemas aprPsentam os vários elementos intervenieY1tes 
como ~e fossem independentes. Embora isto se.ja, evidentemey,te, 
irrealista, é útil para que se possa formar uma idéia organizada 
~ com algum detalhe do processo de tomada de decis~o subjacente 
aos acontecimentos realmente verificAdos. 

O primeiro esquema aponta os fatores condicionantes das 
decis~es acerca do nivel tecnológico consider~ado viável, 
determinar1te import~nte do tipo de equipamento a ser utilizado 
pelas FFnfl do pais. Como se vé, esta deciç~o n~o é concebida, r1o 
_esquema, como dependente da produç~o interna do eqltipamer,to. ~ 

evidey,te, entretanto, ~ue isto n~o corresponde à realidade, tendo 
apenas a finalidade de tornar mais compreehsivel o processo. Após 
a apresentaç~o do esquema, tenta-se explicar com algum detalhe, 
cada um de seus componentes. 

EsquPma 3.1: Condicionantes do Perfil dos se~m~ntos 
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Pode-se supor, a titulo de hipótese, .que s~o os interesses 
r-taciol·,,")i~.; est abelc•c·idos pr::olo conjl..ll'·tt:•:• d,::\ socied0dt.? qt.te definern o 
tipo de rtliss~c=• dPsigY,ada às Ff--:nn, a n:ivel inteY'Y"tO e externo. Nc• 
caso b·r-asileir--o, ·na t"'ealidade, pr.:?las t"'azbes que it""~o ser-1do 
explicitadas Y10 clecoY'Y'EY' do pY'óxirtK• capitule .. , rne~.rtl•:• este nível 
básico de definiç~~s esteve sernpre quase iteiram[?r,te subordiDado 
à esfera militar, r~~o existindo uroa participaç~o civil·semelhartte 
à que ocorre em paises dernocráticos. As çaracteristicas da miss~o 
(ou raisse.les) e a ide·ntificaç~o do(s} inimigo(s) pote·ncial (is) a 
ser(el"!l) enfrentado(s) d~o ot"'igem às hipóteses de conflitc• 
formuladas pelas FFAA. O processo que leva ao estabelecimento da 
rnissM,~o de cada fo\"'ça tet"'á r1íveis var ... iadc.s de pat ... ticipaç'i:to 
social, dependendo do país e do momento histórico, ~ pode estar 
mais ou mer•os sujeite. a py·econceitos e idéias equivocadas 
(pr ... e~:i-entes rta instituiç~o milital'"" c1u ·em outr-·o segmer.to da 
sociedade) que levem a t"'ivalidades artificiais e a inimigos 
imaginár ... ios. 

Costuma haver um certo grau de independência relativa de 
cada uma das forças singulares no âmbito da organizaç~o militar, 
na definiç~c· de suas rnisst'ies, inimigos pc•t.er•ciais, e Ytas 
decis~es ligadas à implantaç~o dos segmentos produtores de 
armamentos. O fato de que ele é especialmente elevado no caso 
br"'asileir··o, a ponte• de n~o existit ... , de f.::1tc•, urna coorde·r.aç~o 
efetiva-das decisbes e açôes relacionadas ao assunte•, no interior 
das r=FAA, tot-na necessát"'ia a abordagem do p·r"'oblema de f'orroa 
p-at"'ticular ... izacl-a-- por"' fot"'ça singulat .... e segmento - ti;;tl cors1o a que 
permite o esquetna apresentado. N~6 é nossa intenç~o, 

entt .... etanto, aprofundar aqui a consideraç~o do caso br~sileiro, o 
qt\e é feito Y••:t cc::-tpítulc• seguinte-. 

Para a análise que estamos desenvolvendo, o que importa das 
caracteristicas do inimigo potencial identificado (abandonaremos, 
por comodidade, o plural, a pat'tir daqui) é t~c~ somente o seu 
potencial de ir-.flingit"' dano à naçi;(o. Ele é dete·r~minado pele• 
tawanho do efetivo e por outras caracteristicas organizativas das 
suas for"'ças at"'rnadas e, dentre elas, pela sua ·"eficácia 
tecnológicratt., de impor-•tància cada vez maior-·. Ha verdade estes 
difer--entes elementos est~o relacior,ados, o que pet"'r11ite a cada 
país adotar""" urna ••soluç~o de cornpromisso 11 t:r-.tre eles na. 
constituiç~o de sua força armada. 

,_ Como já se pode ver, a decis~o acerca de como preparar-se 
para fazer frente a um inimigo com um potencial deterrninado 
envolve a avaliaç~o da conveniéncia em manter, por ex~mplo, uro 
efetivo nurneroso e uma ''eficácia tecnológica•• baixa, ou vice 
versa. Existe, entretar-.to, um lir11ite ir,feric.t ... de 11 eficácia 
tecr-•ológl.ca 11 a. set" mantidc• 1 abaixe• de' qual seria tecnica.wente 
impossível enft"'t:'?ntar" o ír.ir.ligo poter•cial ider.tificc:ldC• (r.:ivel 
tecnológico minin1o requerido). Na verdade, ele dificilmente será 
atingido, dada a pt'ópria natureza da fot"~aç~o dos militares e o 
pape 1 ct .... escent er11ent e i wpot-.t ar-1t e da t ecr,o 1 og i a ,..,a 11 arte da 
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Esq'JeiRA 3.2: f~elaç~o entre o efe·tivo militar e 
o nivel de eficácia tecnolóqica 

Hível rlt> Fricacia 
Ir-ctwlo'Jíca 

1 

Min. ---~-------------------------------

Li __ __,.. 
H•tivo 

O r1ivel de ''eficácia tecnológica'' a ser perseguido 
(objetivo) é. fot~tentente determihado pela percepç~o da força a 
t"'espcit•:• da pt"'oblcr.tát.icq tecnolóqic-a, L\lér•l d·:·s 11 PY'eços t"'elativos" 
e:'sscociddos à rnanut:Pnç~o de• efetivo e ela "efic~~cia tecnológica" .. 
Isto é, quanto maior a importância por ela concedida à may,utenç~o 

de urt1a alta "efi.c/tci~ tecnolóqica 11
, em l""'el.3ç::1'o a, pc:+t"' exer,lplc•., •_u,, 

efP.t; ivo nur,let·"'"o::<so. rtlt"'ic~H·' Sei·.:\ o "nivPl tr~cr._ol óqico ot•jet; Í.'v'•::.," .. 

(-\..:::;c:;iln, p,':\l'c-.1 Ul1l lilf~',;;r,l•::o l't:Í.vcl tr.:c·r•C•J.óu:i.c.·•) rt!.Í.i'lihl .. .::•, t.l1 fpf--pnt;e~ .. f(..:•r~crt21:.:'~ 

podcr~o c~1egar, eM fu1~~~o de suas idiossinct"'"ésias, a dlstiYtt·os 
11 Valo1-·c·s 11 de n.ivel tecnolóqico c:.b.jet ivo .. 

~ necessArio distinguir tr~s aspectos, que atu~m no serrtido 
de y.:u~anti-·r"' t_Htl d(:=?tc:r-··rllin,:\do:r r"1ivel de eficácia tecY•ol_ógica,. S··-=·br-e 

eles é que il·~á incidir"' a ''pct""'CE'pç:?.to da pt"'e<blerne"?tticc:t tecnoló~.i.ca'' 

e)<Í~~tente a nívPJ de cada for""'ça e, levMndo ao pt~ivi_legiarnento de 
urn ou 1n0is deles, r~ levar,do ao estabelecimGnto de um parttcular 
"e~;;:,-t:r-·at<?[..]ia de c.:•.p2cit2u;'~•::' cir?Y"stifica e tecnc•lóç!Í.Crl da f,:.r--ça"~ 

Eles est~o referirl()S à totalidade e a cada liMa das partes qlte 
con~~:;tituPw o 1,:\fi··:· n1,:""\.tP.\·"'i,ql, .-::;. eq•.lipr1rnr.:>nto, d.:ê!.~:> r·Fn~l, cor~J·-:· o:::-, 
avi:~c~<;:; df.-~ C•:•Hih<;·il;p~ pt_::·r·' E'Xf.?."1'11pl<:<,. F);~o E? les, C• c}~-·~~~:•rnp_!-?,(IJ:t;:-:•., O 

g_r!Jl~-~~-t_"~q.:;~ e o S1P.!_~~""'.~?J~.~"-"-r'}q_r~:t~-;~-~ O desernp~;:nhc. é i nt 1"--. :i nsec•-:• .::1o ft!C"I ;: >::-:_.·r' i""""' 1 
bélico pt"'<:.op·r-..it::~HIPnt·E'. dito:::., e é consicleY'arJo o cc•rJ:p·-)·nente 
tecnc_~] éJqico p(H"' E·Hcelt~ncit:\.. O erítpY'eqo t~·eft-:?r""'e--sE.:> .,-:\•:• c-::.wponentc-:-
hulna·n•_), e vat""'ia Y1e:\ r---a:2Fío d·::·· tY'Pifté-lfliPntü P wc•t i_v;:~ç:-Pi.-:) d<::• pt:-:<::::s<:<al 
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aprestamer.to é a capacidade da 
eq ui pur.1ent o ew condi çê\es de ser 

e permanecer operando enquanto for 

Fica clat ... o., por" consl?~Juinte, quP ,ê\ eficácia tecnolóç1ica é 
funç~o de variáveis que têm um comport~mento dependente, uma em 
relaç~o às outr"'as.. !Jm equipar.lentc' sofisticado , de alto 
desempenho n~o cor,du:z: necessaY'iamente a ur11a alta eficácia, pois 
pode n~o contar com pessoal qualificado para operá-lo (emprego) 
ou pal'""a propot"'cionar"'-lhe a r.lar-tutençiJ:o adequad.a (apr"estarnento}. 
Ur11a c~str---atégia de aumento da eficácia de ur,,a fol"'Ça armada suptle 
peY'manent e preocupaç~c· no· seY1t i do de ·atingi r ur11 b.::1l ay,cear,tento 
11 adequado 0 entt"'e os trés aspectos, o que implica nurna particular 
aval iaç~o dc:ts tr_~de-off existeFttes (eficácia x custo, autc•nomiç:t, 
etc) entre eles. l~á um espectro mais ou menos arnplo de ''soluç~es 
possiveis" pat ... a o pt"'oblema · da 11 maximizaç~o da eficácia 
tecr-,olónica", o que quer"' dizer"' que as FFRA (e mais do que isto, 
cada força singular) podem optar por ganhar em u~ dos aspectos em 
detrirnento de outros. 

Se o pa:i.s possui a infr"'aestrutur-·a mate'r"'ial (i·ndustt"'ial e 
te c r·, o 1 ó g i c a) pc.n"'a pr--oduz i Y' seus ar"'ma(11e·nt •:•s, t eYtde a ocor--rer-- uma 
cer~ta sinergia e~tt"'e os três aspectos que estaroos analisando, LIMa 
vez que a capacjdade de p~oduzir equipamentos de alto desempenho, 
de ewpt"'egá-lo' -e de manté-lc• em boas CC•ndiçbes c•peracioY.,e.is, 
depende do mesmo tipo de capacitaç~o tecnológico-industrial. Esta 
é, em última análise, proporcional às condiçbes de qtialificaç~o 
da m~o--de-obl~a disponível no pa·is. Mesmo neste caso, entretanto, 
distir,tas organizaçbes rnilitares tender~o a escolher distintas 
combinaçbes dos valores dos três eleroentos e, consequenter~ente 

estabelecer diferentes estratégias de capacitaç~o de seus 
ir,tegr"'antes. Isto ocorl""erá sewpr"'e que, pol""' quaisque"r"' Y'azô.es, 
exista l!ma distinta percepç~o da problemática tecnológica no 
êmbi to de cada for'ça. Haver-.á, f1~0 obstar,te, uma tendência de 

·longo prazo à homogeneizaç~o entre as combinaç~es escolhidas por 
cada for"'ça, irtlpondo-se um padr~o par"'a o conjunto das FFf...IA 
forternente determinado, como dissemos, pelo potencial industr~ial 

e tecnológico geral do pais. 

Quando o pais n~o conta com uma capa~idade siynificativa 
para prodJzir os armamentos que demandam suas FFAA, e é por isto 
obrigado a importá-los, a citada sin~rgia n~o ocorre, e·tendern a 
manifestar-se desBjustes entre aqLleles três ele~entos. Por 
exer~plo: a importaç~o de armamentos sofisticados de alto 
desernpenho pode prejudicar o aspecto emprego e aprestamento~ na 
me~ida em que a capacitaç~o dos responsáveis pela sua operaç~o e 
manuteY1Ç~O n~o seja adequada. Ou, se o pais decide, por razbes 
est-,--.,0\tégicas (par··a evitar um boicote ·de um Cd.1tr-·o pais, p< .. n""'" 
exemplo), adquirir equipamentos de diversas procedéncias, terá 
que pagar por isto um alto preço, em têrmos de aprestarnento, 
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devido um estoque varj.ado de peças de 
t"'eposiç~o .. 

f't1esrno sem explot~ar outras situaç~es hipotéticas, é possi~el 

avaliar a importância da produç~o local dos meios r1ecessários 
para equipar as FFAA para otimizar· o nivel de eficácia 
tecnológica. Neste caso, torr,a-se ainda mais y,ecessár"'ía uwa 
preocupaç~o no sentido"de escolher uma combinaç~o adequada dos 
tt"'ês elementos. A possibilidade/necessidade de importar 
armamentos faz com que seja possível combinar nive.is bastante 
diferenciados dos três elementos em funç~o ~os fatores já 
apc•Y1tados como miss~o da força, perc.epç~o da pr--oblemática 
t ecr,o 1 ó g i c a, etc.. Cor110 conseq ttênc i a, poderá c• r i g i nar-'-se uma 
situç~o de heterogeneidade no conjunto das FFAA no qlle tange às 
estratégias de cap~citaç~o de seus integrantes e no perfil dos 
diversos segmentos produtivos a ela relacionados. 

As diterenças desses países em relaç~o àqueles que possuem 
uma capacidade extensiva de produç~o de armam~r,tos tender~ a 
••particularizar'' o processo de desenvolvimento do setor e de cada 
um dos seus segmentos Uma vez que n~o se parte de condiç~es 
dadas, mas sim em constituiç~o, o processo protagonizado por cada 
país ter-1d-et"'"á a se·r-· único e específico n~c· tendo pc·r--que segui"r"'' o 
ocO't'"t"'ido eral outt .... os paise.s pet"iféricos e, muito rner,os, o dos 
paises centrais.~ 

Os fatores_que ihformarn a decis~o de importar ou fabricar 
i ntet""Y1arner-,t e os at'"'marnentos de fi y-, idos como y-,ecessár-"'" i os, s~o 

apresentados no esquema seguinte. Ele se une com o anterior 
através de uro elemento central, o da estratégia de capacitaç~o. 
Essa decis~o é a que ocorre ern paises de industrializaç~o tardia, 
onde se resolve, a uma certa altura avançada do seu processo de 
desenvolvimento, iwplal'"•tar"' lH11a i·ndústY'ia de ar .... marnentos. Se até 
este momento de nossa análise era possivel supor que d_istintos 
paises do Terceiro Mundo pudessem ter orientaçbes semelhantes em 
relaç~o à quest~o de como suprir o equipamento necessário para 
atender as miss~es de suas FFRA, a consideraç~o da cc•nveniêr,cia 
er~ produzir internamente armamentos tende a acentuar as 
diferenças que já poderiam ter sido notadas entre eles. Os 
elementos condicionantes dessa decis~o s~o abordados a seguir. 
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~)ntes de e>~pl ica...-- cada um dos eler11entos do esquema, é 
conveniente ir.dicar··, '.!fila vez mais, a impor"'tànci.:t cJ.::-1. autoYtornia 
existente entr-e as forças singulares na conformaç~o da indústria 
de arrnarsler-.tos.. N~o é incomum, a nível inter"Y"lacior.al, a 
existência de um certo grau de independéncia, a nivel de cada 
força, na conformaç~o das condiç~es atinentes à sua área 
especifica de influência. Mas é especialmente importante no caso 
brasileir"o, devido ao já aludido alto grau tr--adicional de 
independência de decis~es e aç~es tomadas pelas distintas forças 
singulat"'es Y"tCI àmbito das FFAA do país. 

As decis~es tc1madas no interior das for"'ças sing'Jlar·es, a 
respeito de sua estratégia de capacitaç~o n~o decorrern soMente do 
nivel de eficácia tecnológica objetivo. Este último é, como o 
nome.indica, um objeti.vo a ser alcançado mediante urna estratégia 
de capacitaç~o; algo que pode ou n~o ser viável nos prazos de 
planejarnento estabelecidos pela força. Essas decisbps tendem a 
estar influenciadas muito de perto pela capacidade científica, 
tecnológica, de engenharia (industrial), etc, genérica, existente 
Y'10 pais, e a capacidade específica <par"'a a pi·-·oduç~o de 
armarAentos). A estratégia de capacitaç~ó da força é responsável 
pela ger..,aç~o de um efeito de 11 Catálise seletiva" sob'r"'e a 
capacidade genérica, no sentido de desenvolver certas capacidades 
específicas adequadas à consecuç~o do nível de eficácia 
tecnológica viável. De rnaneir·a ge~"'al, "p•:•de-se dizer q'_te quanto 
mais baixa for a capacidade genérica, maior será a necessidade e 
o impacto que ter~o as estratégias de capacitaç~o impulsionadas 
pelas FFf:lA. 

A complexidade relativa do equipamento utilizad6 por cada 
força é um elemento i~portante na definiç~o da estratégia de 
capacitaç~o. Caso a produç~o interna do equipamento demandado 
seja considerada· inviável, dado o nivel de capacidade (genérica 
e/ou espec·.ifica) existente r.o país, t.enderá a haver pouco 
estimulo a perseguir a via da produç~o local. Mais atenç~o 
~tenderá a ser dada, neste caso, à capacitaç~o associada à correta 
operaç~o dos equipamentos e componentes ne~essários ou à 
requerida para a sua correta especificaç~o e aquisiç~o junto aos 
for .... necedores exister,tes.. Esta última, embor .... a apa~~enter,1ey·,te 

trivial, ~ostuma exigir um conhecimento técnico bastante 
profundo e um treinamento sofisticado. 

Existe pelo menos um outro elemento crucial na d~finiç~o da 
estratégia de capacitaç~o da força. Sem a sua consider~ç~o seria 
impossivel entender as diferenças de comportamento entre as 
forças singulares que integram as FFAA brasileiras. Trata-se de 
um conjunto de fatores ''subjetivo~'' relacior.ados às 
·idiosincrasias de cada uma delas e ao poder politico que detêm no 
âmbito da organizaç~o militar.· 

Dada a 
poste r"' i or"'rner•t e 

sua 
a respeito das 

para a análise 
caracteristicas de 

que se fará 
cada ur11 dos 

.·. 

•' 
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segmentos da indústria de armamentos brasileira, e das ~orças 
siY•gulaY'es cc•rn eles mais diY't-?tc.uJr.::.>r·d;e envcolvido!::-,, vale a per.a 
aprofundar esta quest~o. Esquematicamente falandc~, pode-se dizer 
que existem trés opç~es de capacitaç~o no que respeita à quest~o 

que y,os interessa, da aquisiç~() de equipamento!::", wi l itat"'es .. Elas 
n~o s~o excludentes, mas pode haver no interior de cada força <e 
este é o caso brasileiro) um claro privilégio de uma delas em 
detrimento das ou·tras. Essas opç~es podem ser d~signadas pelas 
expr ... essêies abaixo, que ir-.dicarn a "di~'eç;ho

11 pt"'ivilegiada em que se 
dá a capacitaç•o da força: 

-o ouê a~iri_r·? Esta expr""'ess~o del'"•ota a 
especi~icar corretamente os arraarnentos a 
mediante uma correta análise das necessidades 
tipos de equipaMentos existentes (a serem 
exterior) ou passiveis de produç~o local. 

para 
serers1 adquiridc•s, 
visualizadas e os 

encomendados no 

-corno utilizal·"'? 
maneira adequada 

Como já comentado, a capacidade de usar de 
o equiparoento disponivel pode, ev~ntualmente, 

wais que comper,sar a insuficiência de material. 

-corl!.f! ad~iY'il'"'?' A capacidade par-•a decidir corno viabilizar o 
equipament~ da força, qualquer que seja a estratégia concreta 
escolhida - importaç~o ou produç~o local - supbe um esforço de 
formaç~o- de recursos humanos, e P&D, elevado e continuado. A 
priori, e contrariando afirmaç~es usuais relativas a outros 
setores da indústria, é dificil afirmar que o esforço associado à 
produç~o local seja necessariamente rnaior do que o correspondente 
à negc•ciaç~o e cornpt'a. "irtteligente'' de arr,lawe.n-tc•s .. 

Além do que, como ocorre na grande maioria dos países, e com 
r11ais r ... a:z~o Y10S do Ter"'ceit'o Maxndo, a pr"'odução local ifllpl ica 
rtecessaríaflleY"tte l'"1a aquisiç~o de tecr,ologia CJ!J cornpoYH?r,tes 
provenientes do exterior. A tendência observada atualmente no 
mundo inteiro, e n~o apenas na produç~o de armamentos, é que se 
verifiquem niveis distintos, e em geral crescentes, de produç~o 
local OLI 11

Ytacionalizaç~o". Dificilmer,te etcor·re a produçi:(o 
inteiramente nacional, a ~autarquia tecnológica'' de um pais. Este 
fato determina que uma importância muito grande deva ser dada à 
capacidade de integraç~o de tecnologias e componentes de origem 
distinta. Num certo se~tido, pode-se afirmar que o 
desenvolvimento da capaçidade de ''adquirir de forma inteligentei' 
exige um esforço qualitativamente muito semelhante ao da produç~o 
lo~al. N~o é descabido dizer que, se levada adiante, a capacidade 
de ''saber compr"'ar'"'" é a ·rnesma necessát"'ia para "saber· ir,tegrar" e, 
y,ec liwite, par"'a.nsaber fazer·" .. 

N•o é que, ·f"r"eq ue.~.t ernente, as empr ... esas 
estrangeiras só se disp~em a fornecer a tecnologia necessária à 
prodiJÇ~O de um determinado item quando adquirem a cer'"'teza de que 
c• cliente rtela ir,tef''essado está pY'estes a dc•rnirlá-·la.. Essa 
capacidade, entretanto, nem sempre é desenvolvida exclJ.tsivamente 

,, 
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y-,o i Y1t e r"' i or 
CtbSeY'Vi:-\Ç~C• da 

de at""'r11arnent os,. 
Mur,do. 

da organizaçâo htilitar. Isto fica patente pela 
realid~de dos pa1ses tradicionalmente produto~es 

mas é igualmente sensivel no caso dos do Terceiro 

N~o há que subestimar, entretanto, a relevância associada à 
decis~o de produç~o local, uma vez que a Mesma desencadeia uma 
série de efeitos. potenciadores em termos de capacitaç~o, seja da 
própria fo~ça, seja das áreas mais diretamente ligadas à produç~o 

de at"'marnentos CliJ da ir-,dústt"'ia ern geral. Isto .nos obr ... iga a 
distinguir entre as orientaç~es que finalmente assumern as 
estra·tégias de capacitaç~o tecnológica das forças singulares: na 
dit"'eçi3:o do "sa.bet"' compt"'ar", de• 11 Saber ir,tegrar" e de' ''saber 
f'azet"""• 

Assim, é importante ressaltar, pode ocorrer que - em funç~o 
de caracteristicas particulares da força- decida--se priorizar o 
desenvolvimento de uma capacitaç~o nas áreas de emprego ou 
aprestamento, ou nas outY'aS indicadas, mes.nl<::J que ertl detr"'ir11entCJ da 
capacidade de produç~o local do equipamento necessário à operaç~o 

da ~orça. Na realidade, a decis~o de produzir localmente, como já. 
indicado, é a crucial ••• e ela dificilmente está infensa a 
determinaç~es de ordem politica. 

Retomando a apresentaç~o do 
indicar que, normalmerite, o nivel de 
se encontt"'a abai>{O do objetivo. Isto 

nosso esquema, é conveniente 
e~icácia tecnológica viável 

é, as capacidades especifica 
e genér--ica, mencior-tadas, funciünaw como 1 imitantes, mesmo antes 
que se venha ~ considerar a conveniência da produç~o interna de 
ar"'mar11entos. Istc1 pc•r"'que elas determinam, em gr··a-nde medida., os 
elementos qtte conformam a eficácia tecnológica. Ar~bos os niveis 
s~o rnutar,tes, embor--a devido a causas inteiramente distintas.. O 
objetivo varia, principalmente, devido às percepç~es de ameaça, 
hipóteses de·conflito, etc; o viável em funç~o da alteraç~o do 
quadro das capacidades genéricas e especificas do pais. 

Dentt"C• de cet··t:os 1 imites, pode haver .... vrn c::onsidt::.:>rt'i•,.:el aume·nto 
·de cer'tas capacidades e$peci ficas, via g·eração de recur'"'sos 
humanos, instalaç~o de centros de P&D, e oe unidades industriais, 
sob aç~o das FFAR e em funç~o das estratégias adotadas. Isto pode 
levar a geraç~o de uma defasagem em· relaç~o à capac1dade 
genérica do pais qtJe, em .alguns··~asos, pode ser benéfica para o 
conjunto das forças, e mesmo para a estrutura tecnológica e 
indústrial do país .. 

As decisbes ·que se estabelecem ao cadeia indicada 
como s~o 'adq~tiridos os 

de cada força. Elas 
no esquema, dizem respeito à maneira 
equipamentos necessários ao aparelhamento
i_ncidiriam em cada um dos itens demandados. Teor i camerrte, pode-r"'-
se-ia supor que houvesse um processo 
quais demandas seriam satisfei·tas. Por 
recursos seria ''a priori'' alocada, 

11 c•b:jetiV0 11 para determinar 
exemplo, uma qtlantidade de 

em funç~o de diretrizes 
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cor-.juy,tas de defesa, att"avés de ur,t plano qUilr,qUeYh:.'\1 o•J decey·,al, 
pat"a cada força, de maneira q~e a decis~o pudesse ser tomada 
independehtemente. Neste caso, que evidentemente n~o corresponde 
à realidade observada r10 Pais, as demandas por equipamento, a 
Y1:Ível de cada f,:tt ... Ç'a tet"'iam que se cingir às dii'""'etrizes 
,,,enc i onad as. 

A decis~o de importar ou prod~zir localmente, central para o 
estabelecimento da estratégia de implantaç~o do segmento, é 
determinada pela consideraç~o de uma série de fator~s, alguns dos 
quais s:3:o indicados Y10 esquewa. Der-•tre eles, talvez o único 
determinado por consideraç~es fundamentalmente ''subjetivas'' - e 
que pode ser considerado como n~o auto-explicativo - s~ja o de 
"autoy-,omia". Isto é, a importàl'"lcia cor-,cedida pela força . á 
conveniência em contar internamente com um parque de produç~o d~ 

armamentos. A n~o-inclus~o das ''capacidades'' já rnencionadas, 
evidentemente importantes como elemento de decis~o, decorre do 
fato comentado de que elas entram antes na cadeia de d~cis~o. 

Novamente é importante assinalar o caráter iterativo do 
processo. Dele decorre o fato de que, com a modificaç~o de 
qualquer um dos ele~tentos, alterar-se-á a avaliaç~o a respeito 
da conveniência da produç~o interna de determinado equipamento. 
Na realidade, entretanto, as decis~es a que nos estarnos referindo 
costumam ser tomadas "~m bloco''. Isto é, di Fiei lrnente se decidirá 
pela fabricaç~o de ur~ item pOllCO ex~ressivo do conjunto de 
equipamentos necessário à força, se n~o quando ~sta decis~o 
integt""at"' urna estl''"'atégia wais ou meno::•S "completa". As decisbes 
guat""dB.m entt""e si, p<:tt"' outt"'O lado, um efeito dE? ''encadearnento" ou 
de r·ett"'o-al imentaç~o i1Hpor"'tar-1te. Uma vez que já se decidiu 
prc•duzir um equiparner.to C•U componer,te, iter1s sirnilares tendefll a 
ser pri v i 1 eg i ados. 

As decis~es reiteradas de produzir internarnente um 
determinado equipamento (ou, mais realisticau1ente, um conjunto 
deles) vai conformando a estratégia de irnplantaç~o do segmento. 
Em cada caso, tenderá a ser privilegiada a produç~o local de 
equipamentos cuja ~abricaç~o seja ma.is simples; compativel com a 
capacidade ind,~strial e tecnológica local; mais acessivel em 
termos de investimento; capazes. de serem produzidos nurna escala 
compativel com a demanda inter~a; com tec~ologia passivel de ser 
desenvolvida ou adquirida facilmente, com mercado externo 
pt"C1m~ssor--, etc. 

Isso, sem _dúvida, tende a distorcer as consideraçbes 
relativas à essencialidade dos equipamentos para os cenários de 

1 conflito e miss~es definidas para cada força, qlte s~o o ponto de 
partida do nosso esquema. Assim, pode ocorr~r que um equipamento, 
apesar· de Y•ecessát"'io, r.~o tenha sua pr .... o::•duç~c., eou iu1portaç·~o, 

efetivada, por ser reiteradamente relegado pela observaç~o dos 
critérios recém indicados. Em outras palavras, o perfil que cada 
segmento apreseY•t a num mc•ment o dadc1 deper,de aper.as ern prime i r a 
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da rn i ss~c· (auto·-) atribuida a cada força. Caso o 
processo de tc•mada de decis~o e alocaç~o de recursos n~o seja t~o 
"objetivo•• corfiC< o delineado, mais séY'ia ter.de a se'r"' a situaç~o de 
urna força que demande equipamentos qu~ sejaM, por alguma raz~o 
a 1 ém das i rtd i c adas, si st ernat i camet ..... t e pret et" i d•:•s. 

Cc•r110 fc•i suget"ido irdcialmente, a iroplantaç2:1.o de cada 
segmento pode n~o decorrer de um processo ~e decis~o rigido como 
o definido, ou talvez sequer de uma estratégia. Muito menos 
estática, como pode dar a entender o esquema. O esquema apenas 
apresenta os critérios que idealmente seriam observados, e na 
medida do rtecessát .... io t"'elaxados. A aplicaç~o destes C'r"'itérios, de 
grau de ''objetividade'' bastante distinto, se efetiva ·de maneira 
casuistica. Assim, cada vez que se decide pela produçào interna 
de determinado equipamento, e se vai, paul~tinamente, conformando 
o perfil do segmento correspondente, tende a ocorrer uma re
avaliaç~o de toda a situaç~o relacionada aos critérios. Mais do 
que isto, na medida em que novas situaç~es v~o se estabelecendo, 
os distintos critérios tendem a ter sua importância relativa 
altet""'ada, podeYtdo mesmo occtt""'l""'et""' sua redefi-rtiç~o. 

Além disso, à medida em que decis~es reiteradas que 1 evem à 
produç~o interna v~o sendo tomadas, gera-se, por um lado, um 
processo de re-alimentaç~o positivo que tende ao progressivo 
for"'talecimentc• das bases il'"1dustriais e ;tecn•:•lógicc:ts do segmento .. 
Ocorre, por outro lado, um processo de aprendizado institucional 
que tende a cq..Y"tst i tuit"'" um CC•l'",juy-,to de wecanisrnos de ap_oio 
pet"'manente, mas flexível, à produç~o d<::• roate·r~ial bélico 

·necessário. Neste conjunto tendem a se roesclar mecanismos de 
fomento à P&D, ao investimento e capitalizaç~o, de in6entivo à 
expot ... taçiào, etc, q1~te finàlrnente tot"'rtar,l possivel o 
~esenvolvimento da ind~stria de armamentos como um todo. 

No capitulo seguinte, em que se apresenta o processo de 
consolidaç~o dos diversos segmentos da indóstria de armamentos 
bt"'asileit"'a, explor"'al ..... -se coro detalhe c~s váric's tipos de 
''distorç~o'' em relaç~o ao esquema apresentado, que se geraram ao 
longo do processo. A conveniência de addtar o esquema como 
procedimento para a análise do setor deve-se, justamente, à 
necessidade de entender as raz~es que levam aos processos 
observados; o que dificilmente poderia ser logrado sem o recurso 
metodológico uti~izado. 

O esqJema a seguir indica os mecanismos fundamentais que 
tendem a ser criados ou acionados uMa vez que tenha sido decidida 

·a cc,nveniência de impla-r.tar"' o segme·nto no paí.s. Ele deve ser" 

entendido como um desdobramento do anterior, mais especificamente 
de sua parte fi-rtal, nc' que se l"'efet""'e à implementaç~o da 
estt'~c;\tégia de implantação dos segme-r.tos. Seu 11 ponto inicial" é o 
momento er11 que uma fot~ça sir,gulat"', •:•u ever.tualmei ... ,te, quartdc~ é 
possível uma aç~o coordenada ou conjunta, as FFRA, especificarn um 
equipar,ler.tc' a ser pr--c•duzido localmen:te. Seu por.to ·fi.,.-,al é o 
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A semelhança_ dos antel~iores, este esquerna for~ece um quadro 
de referéncia para a apresentaç~o do caso da indústri~ de 
armamentos brasileira. Como o esquema é praticamente auto-

f explicativo, e dado que o capitulo seguir·,te ir'á detalhar sua 
"aplicaç~o'' par..,a o caso bt"asileir-'o, i'r"'ernos apey-,as cowentar os 
seus aspectc•s mais ir,1por"tantes. Urn deles é a ter-.tativa de 
indicar graficamente os fluxos que se estabelecem er,tre os atores 

-ou elemer-,tos que inter"vêm Y"1C• pY'C•cesso.. As 1 inhas tr""'acejadas 
indicam a influência poli·tica que detêm os responsáveis pelo 
setc•r de pr ... oduç~o de ar-·rnt~Hner-,tos (em par"'t iculat .... os mi 1 itat"'es). As 
linhas simples, a existência de um fluxo de decisôes relacionados 
à quest~o tecnológica. As 1 inhas cheias, a de r·ecursos 
canalizados diretamente pelos órgâos de governo aos centros de 
P&D e às empresas, ou as decis~es que redundam num beneficio 

_econômico para as mesmas. 

Uma vez especificado o equipamento a ser produzido, cabe 
decidir sobre a quest~o da obtenç~o da tecnologia necessária a 
sua pr-'oduç~o.. Dificilmente, pelas razêJes j~ indicadas Y"10S 

capitulas anteriores, e que ficar~o mais evidentes nos ~eguir,tes, 
ocorre a simples aquisiç~o da tecnologia no exterior. O que 
geralmente se verifica é uma ''mistura'' entre ~s duas alternativas 
de desenvolvimento autóctone da tecnologia e de aquisiç~o. A 
capacidade de ÍY•~c?r: tecr.ologias, r11atér"'ias-prirn.::1s, cornponentes, 
peças, etc, de pr-·ocedéncia, e 11 Safras tecnológicas" variadas, é 
fundamental para lograr a produç~o loc~l de arman1er1tos num pais 
do Terceiro Mundo. CoMo ficará claro ;om a análise da indústria 
de ar-·mamentos bt"asileira, isto depende cr .... ucialr!lente da existéncia 
de uma- capacitaç~o i) .... !'ter"'na de "de!:;er,volvirnento" dP tecnc•lc.g ia, 
hlesmo que ela Sf.? !"''est iY1ja à c~:\pi..1Cidade de int.egr-·aç~o. As 
características do setor tendem a excluir a prát"ica usual no 
Tet""ceir-·o 111undo da "tr ... artsfer-·ér,cia'' de tecy,ologia industt .... ial 
medi ante pfay-,tas 11 Chave na n1ãc~", 11 pacotes fechados 11

, etc. Este 
aspecto diferenciador exige uma abordagem distinta e especifica 
da quest~o da transferência de tecnologi~. 

R aquisiç~o de tecnologia costuma da~-se atrQvés de uma 
variedade bastante grande de acordos com as empresas 
estt·"angeit"as. Fatores cc•mo o por-•te do y,egócio e T11er-·cado a ser 
atendido, existência de capacidade tecnológica e de produç~o 
locais, ~ser-.sibilidade 11 da tecr-,ologia em questilc' pay·a ambc•s os 
países, etc, dete'l""'miYJEHil o . grau de ínterve·l",iéncia direta do 
govet"no <FFAA) do pa:Í.!::i. A cowbir,aç~o dos "fator ... es 11 irdicados pode 
dar como resultado a existência prévia de interesses empresariais 
para a produç~o local. Isto, entretanto só teY1de a o~orrer quando 
o segmento já se encontra numa fase adiantada de cqnsolidaç~o. 
Neste caso, a transferência da tecnologia, embora geralr~e~te 
intermediada em algum nivel pelas FFAA, pode dar-se diretamente 
pela empresa interessada. Ficar igualmente sob sua 
responsabilidade a adaptaç~o da tecnologia recebida e a sua 
"r,listur"a'• com deseYJVolvirnel'"'ltos tecnológicos pr"ópt"ios, atr"'avés do 
seu centro de P&D, n~o havendo um repasse ou capacitaç~o pelas 
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FFRA. Embora esta situ~ç~o possa dar-se objetivando a produç~o de 
sistemas completos de armarnento, ele é mais cornurn no caso de 
compcenentes ou pr"'ocessos espl2c::í.ficc,s; quandc• pode ir-tclusive 
ocot'rer, n~o a interveniéncia de uma _empresa estrangeira, rnas 
simplesr11el'"tte a de urn cor·,sultor .. 

O caso mostrado no esquema é o mais genérico. Ele aparec~ 
y,o inter"'i()t"' do t""'etàngulo tracejado, que irtdica a parte mais 
propriarnente ''tecnológica'' do esquema. Ele ~ende a ocorrer quando 
ce equipame·nto em quest~o n~o é air-1da p·r"'oduzidc• localr,lente. Neste 
caso sl3:o os centt"os de P8.D ftlilitares os que desenvolvem a 
tecnologia, ou a Y'ecebem, adaptam e ''mistui .. ·'am", fr~equenteme·r'"tte 

até lograr a construç~o de urn protótipo. Para tanto, os centros 
de P&D militares recebem recursos diretamente provehientes do 
orçarnento das FFAA ou das agências gover~amentais de fomento.à 
C&T. 

Vale a pena discorrer, ainda que brevemente, a respeito 
deste sistema, urna vez que é no seu interio-r"' que se dese-r,volvew 
os projetos de maior interesse militar, em particttlar os de maior 
porte. A organizaç~o de cada força para levar a frente estes 
projetos é frequentemente distinta, como o é,· conforme já 
citarnos, a irnpo~t~ncia que cancedern à variável tecnológica. Tartto 
podem exis~ir ins·tituiç~es relativamente autónornas, consolidadas, 
e especifi_carnente dedicadas à P&D, corno occ•rY'et..., um envolvirne·r,to 
mais difuso do conjunto da força que, ern'determinados momer1tos, e 
em funç~o da necessidade de levar a cabo uma atividade de maior 
importância, dá·ó~igem à organizaç~o do que_ 

.meio, um "pt~ojeto'' visar1d•:• a }'"'eal izaç~o::· das 
resultam na construç~o de um sistema de armas. 

se dey,omina neste 
vár~ias etapas que 

O sisterna apontado funciona de acordo com a lógica de 
repartiç~o de tarefas, aproveitamento de recursos materiais e 
htunaY10S e 11 d i 1 u iç~o de custos 11 ti picos da Ot""'gani :zaçâo rni 1 i ta-r...... É 

corno se sua existência estivesse legitimada por si, 
independentemente de ser mobilizada para o cumprirnento de uma 
finalidade ou p)·~ojeto especifico.. Stta ma\'"1utenç~o parece ser 
enca-r~ada coM ur~a das atribuiçbes das FFAA, que para tanto deve 
dotar-se das condiç6es materiais e humanas correspondentes. 
Existe uma analogia com a situaç~o das Ltniversidades brasileiras. 
Sua funç~o principal é a docência; consequentemente, a atividade 
de pesquisa é encat""'ada cornc• algo ••adicio:•-rla.l'' ou acessót"'io .. Pc•r 
esta raz~o, taY"1to num caso como no outrc•, Y"s~o existe a 
possibilidade de contabilizar com propriedade os custos ·derivados 
desta atividade. O custe• do desenvolvimei"'"•tC• e da construç~c· de 
protótip•:•s que incot"'re o sistema rslilita-r~, à semelhanç2. do que 
acontece com os da pesquisa universitária, é seguramente muito 
maior do que o que aparece explicitamente nas estatisticas. No 
caso_ da universid'ade, os gastos com a construç~o e manutenç~o das 
ínstalaç~es e equipamentos, com o pagamento dos pesquisadores, 
etc, n~o s~o cors1putados. A execuç~o da pesquisa se dá como 
contrapartida de uma fraç~o muito pequena de seu custo real; 

,. ' 



ser-•do o cOY"tjunt ç, da sociedade quem arca com 
Em r"'elaç~o ac• si terna rni 1 itar, pouco se 
provável que occq·"'ra ur11a situaç~o seroelhante • . 
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a totalidade deste. 
sabe; mas é muito 

Voltando ao nosso esquemà, e as alternativas de para a 
• execuç~o da pesquisa e deser·•volvírner·.to tecnc,lógico, pctde-se dizer 
t que, na realidade, o que costuma ocorrer é urna mescla de ambos os 

casos ou proced~mentas indicadas acima, mesmo quando se trata de 
uw mesmc) equipamento. Isto é fáci 1 de entender"', se t iver'""r•lOS em 
mente que tlm mesmo sistema de armas envolve uma grandé quantidade 
de tecnologias de processo e produto, que apresentam em 
ir-,tensidade vat""i ada aqueles "fatores" t'"'ecém indicados. 

O poder dos militares, e dos demais interessados no êxito do 
setor, para obter diretamente recursos para o desenvolvimento de' 
seus projetos (de P&D, produç~o, etc) e, n~o menos importante, de 
influenciar a aç~o dos órg~os governamentais que têm sob sua 
responsabilidade a formulaç~o e implementaç~o das politicas 
pdblicas de alguma maneira relacionadas à produç~o de 
armamentos, é decisivo para o desempenho do setor. No esquema s~o 
indicados algumas das aç~es que tendem a ser impulsiónadas por 
estes órg~os em beneficio das empresas e/ou' da operaç~o do setor 
em seu conjur.to. 

A 11 8Y'"1Comenda 
desenvolvimer.to de 

de Ufl1 pr"'Cttótipo", que 
sistemas de armas 

em muitos dos casos de 
que se d~o nos paises 

centrais, é o passo. a que se resume o processo descrito rao 
esquema, n~o possui, em geral, no Terceiro Mundo, tanta 
ir,lpOr'"'t.i\ncia.. Aqui tende a explicitar-se toda tU11a série de 
articulaç~es, .como as apr'"'esentadas no esquema, que lá 
simplesr11ente n~o existem ou est~o obscur-'ecidas c•U 11 relaxadas" 
dado, entre outras coisas ao mais elevado está~io de implantaç~o 
do setor"'. 

R encomenda de um lote inicial de produç~o, pelas FFRR do 
pais, é frequente. Em primeiro lugar porque, teoricamente, se um 
armarnento é produzido num pais é porque ele é necessário para 
equipar as suas FFAA. Em segundo lugar, porque, embora possa 
'existir, em certos casos, um privilegiamento do atendimento do 
mercado externo~ até em detrimento das dernandas d~s FFAA do pais, 
a cornpra de um lote inicial, aind~ que pequeno, costuma cumprir 
um duplo papel de 11

gar"'ar-.t~a de qualidade 11 e d~ viabilizaç~o do 
ernpreend ifllento. ( 

Os esquernas apresentados permitem a visualizaç~o os 
diferentes fatores int~rvenientes na determinaç~o do perfil 
ir-,dustrial e te!=Y"•ológico q 1 ~te tende}· ..... á a estabelece)~-se, a nivel 
do setor produtor de ar·mamentos ou de cada um dos seus segmentos. 
O pt"'ocedimento metodológico que COt:"tformarO parece te,r urna validade 
genérica para qualquer pais do Terceiro M~ndo, ou for~~~s arrnadas 
~omo um todo~ e também para cada um dos tipos de equiparnento 
demandado. Convém ressaltar que ele implicitamente assume que a 

' . . 
' 
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decis~o de pr-·odu:;:::it"' ir.ternc:u.lente armamentos é tc•wada 
fundamentalmente a partir de consideraç~es estratégico-militares 
e, em wer•or medida, em funç~o de avaliaç;jes de tipo econdrnico .. 
Esta hipótese, efllbot--a discutida pot .... algul"~s aut•:•·r''es, pa-r ... ece 
cor ... resporsdel .... à Y'ealidade obset ... vada, ir.clus;.ive no case• dos NICs do 
Sudeste Asiático, onde a existência de um modelo exportador ~ 
outrance poderia legitimar um entendimento distinto. No nosso 
er.tender podet"'ia ter-- havido, neste caso, uma sobr"edeteY'hliY•aç~o do 
tamanho e das caracteristicas do merc~do exterr.o nas decisbes 
ir-1iciais.. De qualquer"' fot"'ma, este n~o é, evide·ntemente o caso da 
indústria de arn1amentos brasileira, embora se.ja verdade, como 
iremos indicar, que na sua fase madura tenha ocorrido um claro 
aumento da importância de fatores ligados ao mercado.externo na 
definiç~o dos seus rumos. 

Esperamos ter mostrado, ao longo deste capitulo, que a 
cadeia de desc·r"'iç~o de eveYstos impl i cita nc•s esqtternas 
apresentados parece ser útil, n~o apenas para entender o processo 
de implantaç~o e consolidaç~o d~ indústria de armarnentos, e de 
cada um dos seus segmentos importantes, mas tarnbém como um 
''procedimento metodológico' 1 para apresentá-los e caracterizá-los. 
Um dos procedimentos alternativos, proporcionados pela literatura 
sobre organizaç~o industrial, seria descrever cada segmento, ern 
pat""'t i cu lar" as suas ernpt""'esas mais irnpot"'tantes, tornc:·o··,do como 
t""'efet"'ênci-a par.~met·..--.os desct"'itivos tt"'adicionais {cowc• volur,le de 
pt"oduç~o e eHpor"'taçi:to, etc),. estr ... atégia tecy.ológica, etc .. Outro 
poderia ser a abordage~ do setor através de detern1inadas 
cat"'actet""'ist icas cor-•sidei ...... adas fundarnentais., toc.:H-,dc•, ·r,o ~Hobitc- de 
cada urna, os di fer"'t:?ntec_; s•.:::oqh12Y"•t•:•s e ernpr""'eGC":\o:-... nr1tbo:::; parf.:?cem 
padecer de inconvenientes e impr~cisôes, além de n~o permitirern 
ao leitor uma correta visualizaç~o do processo de tomada de 
.decisi9:o t""'elacioy,ado ao deser,volviwento da indúst'r""'ia de mater-ial 
bélico bras i leii·""'a~ Como F•ossa preocup<5ç2to n~o é apenas a de 
descrever o setor, mas principalmente, apontar para a lógica do 
processo de fórmulaç~o e implementaç~o das politi~as 

concernentes, e como o procedimento sugerido apresenta um nivel 
de rigor pelo menos equivalente aos demais, ele será o utilizado 
no capitulo seguinte. 
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~~-.--8 ____ Q}~2.9 .. ~~ ç à o ___ Q .. ~ ___ !.!l~~ _t P t.=:....Li:l1 __ J:?_~_J.j_ÇQ ____ nq __ ~~-ª~j_L;_ __ ~-o.\.IJJ..§_§_ b q_r-- d ª q e w 
h i_st ór-·j_ç:o-est t~a t é!Ji cª __ q_~_'?_~~~.§__§_e_gm.§rLt..9_s ;1-

O pt~eser,te Ci:..'\pitulo trata do pr"'ocesso de implantaç~o e 
consolidaç~o da indústria brasileira de armamentos <IAB>. Ele 
tem, como referência metodológica, o procedimento apl"'esentado no 
capitulo 3. Entretanto, mesmo a aná-lise de cada um dos segmentos 
da If~B, que como se verá n~o é o único objetivo perseguido por 
nós neste capitulo, n~o se dá exatamente da maneira ali sugerida. 
Na verdade, a quantidade de elementos que seria necessária para 
seguir o procedimento metodológico proposto é muito r~enor do que 
a que apresentarnos neste capitulo. A principal raz~o de tal fato 
é a consciência da precariedade com que tem sido tratado o tema 
da produç~o de armamentos em nosso Pais. Assim, ao invés de nos 
limitarmos a estabelecer a informaç~o minima r1ecesséria à 
apl icaç~o do procedimer-tto citado, procuramc•S ir mais aléro, 
buscando registrar e, frequentemente, analisar, uma série de 
outros elementos direta e indire~arnente li-gados ao 
desenvolvimento da IAB. Estes elementos, dispersos numa grande 
quantidade de fontes, muitas delas de difícil .acesso, foram 
incluidos para ofere~cer uma contextualizaç~o dos temas mais 
especificas abol~dados que a existência de um tratameY1to anterior 
dos rnesmoS tet"'ia tornado prescindivel.. Por outro lado, a 
precariedade apontada nos levou a incluir no trabalho algumas 
abü't"'"dager,s muito pr"'elimiYIBt"es de 11 tewas late...-·'ais" ao nosso 
objetivo (mas que nos pareceram importantes) qtJe esperamos possam 
vir a ser aprofundados por outros pesquisadores. Houve, portanto, 
t...Htla i nteYtÇ~O consciente er11 pr i Ot"' i zar uma abor'dé1gern hol'" i ZO'ftt a 1, ew 
mui tos casos até rtlesroo jor.:nal ist ica, em detl'"ir!le·nto de uma 
concentraç~o e aprofundamen·to nos a~sur1tos especificamente 
relacionados ao tema da IAB, e ÍY1dicados Yt() procedimento 
metodológico ·exposto_ no capitulo 3. 

As fontes bibliográficas utilizadas neste capitulo, 
constituern urna série relativamente extensa de livros, teses 

'acadêmicas, artigos e noticias de pe~"iódicos, que podem ser 
agrupados ~m seis conjuntos principais. O prir~eiro, relativo ao 
ter~a geral dos aspectos sociais, econbmicos (mais precisamerste 
irtdust)·"'iais) e pcd ít icos dS:1 desenvc.~lvir!lerd;cl · br~asi leiro, em 
especial o~ que guardam maior .. relaç~o com a participaç~o dos 

1 Entre as fontes bibliográficas utilizadas na redaç~o deste 
capitulo, wet"'eceril se'r" citadas as seguintes: r-~r"·nt ( 1'385), Ball e 
Leitenbe,-·g (1'383l, Bõ<>'re<s (1981l, Brazil (1983), Brigagào (1981, 
1983, 1984, 1385, lr38E.>, Br"'igagâ:o- e Proer,ça Jr <1988), Cc•sse 
.(1985), Dagr,ino (1983, 1985), Degger e Sen <19851, Hilton, Jo·nes 
(1985), Katz <1984), L.ock (1986), Neuman . (1984), Dbet"g, Ra'anan, 
Pfaltz.gy·aff e ~\ernp (1'378)., Rao (1978), SarEiiVa (1385), ruorni 
<1983), Va>'as (1987, 1988>, l.-Johlcke (1985), Wc<l7f <1983). 

' ' 
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militares. O segundo, q•~le trata de aspectos irnportar-,tes do 
ambiente inter.,Y"!i3Ci•:•);h3.l e s•Jas ter-,dª~,..,cias pol it icas, tecr,ológicas, 
etc, necessários para contextualiza~~ o processo de implantaç~o e 

I consol idaç~o da indústria de rnater~ial bélico bt'"'.=xsi leir .... a. O 
terceiro relativo à produç~o e comércio de armarnentos a nivel 
mur,dial, e Y"10S paises perifét .... icos, par-'te de• qual já ar-,alisado ...-.os 
capitulos anteriores. O quarto é constituido de estudos de 

I_ conteúdo acadêmico sobre a produç~o de armas no Brasil. O quinto, 
relativo a publicaçbes de caráter técnico sobre caracteristicas e 
desempenho de vários tipos de armamentos, inclusive os produzidos 
pelo Pais, bem coh!O por publicaç~es das empresas do setor e do 
governo brasileiro acerca do tema_ U sexto, e últirno, é formado 
por artigos e noticias de periódicos nacionais e estrangeiros~ 

direta ou indiretamente relacionados à indústria de armament6s 
brasileira. De maneira a facilitar a leitura adotou-se o seguinte 
procedimento em relaç~o ·ao material bibliografico ~ttilizado: 
- sempre que o texto se reportar de forma ger-1érica a um 
subconjunto pertencente a algum dos acima tipificadosa será feita 
uma referência explicita ao mesmo numa nota de rodapé; 
-sernpr~e que uma infot'·'rnaç';;\o, idéia, ou at"'gUrnento irflporta·nte 
fo~mulado na bibliografia utilizada merecer Ltma identificaç~o 

wais precisa, seja pOt"'que dela disccYt~der11os. ou porque ela é tom2.da 
como ponta de partida para uma reflex~o nossa, esta será 
efetuada no text•:•. 

A primeira parte deste capitulo consiste de uma abordagem 
sintética e co:n ... junta, ist•:' é, sem fazf::>r"' disti·r~ç-~es pc.r fc.rç·a 
sir)gular que o procedimer,to de refer~ncia estabelecido ~.o 

capitulo 3 prop~e, da fase inicial da produç~o de material bélico 
y,o pais. Nela se busca, fundamentalmente, ir.dicar os elementos de 
natureza ideológica e politica que v~o conforrnando o.pensarnent6 
dos militares brasileiros a respeito do desenvolvimento 
tecnológico e industrial, e da produç~o de arrflamentos. Estes 
elementos têm grande importência na orientaç~o das aç~es 

implernentadas nas fases seguintes. Embora o mat-co tern1inal desta 
prirneira fase seja a Segunda Guerra ML\ndial, na wedida em que se 
aprese),tarR aspectos de natureza basicamente conceitual, esta 
abordagem se estende, às vezes, até uma época pos~erior. 

A segunda parte se constitui de urfla caracterizaç~o sumária 
do que, se supêi.e, sejam as hipóteses de corlfl i to qu.e se foram 
desenhaY1do ao longo do tempo _Y"•Co êrnbito das FFAA br"asi leit"'as, e 
que seriarn as atualmente mar-,e.jadas por elas • De acordo com o 
esquema apy·eser1tado no capitulo 3, esta caractet"'izaçào é 
fundamentar para que se possa ·entender a maneira coma se foram 
deser.volvendo as aç~es que levaram à irnplantaç~o dos segmentos da 

• IAB, e suas características correspondentes. O ·tratamento 
disper.sadeo à quest~o parece suficiente para bali=~r a análise 
desenvolvida, e~1bora n~o se analise o processo pelo qual as 
hipóteses apresentadas forar11 se estabelecendo, nem tampouco as 
modificaç~es que ocorreram a esse respeito no ~Mbito das FFAA. 
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A terceira parte é constituida par urna análise de cad·a um 
dos segmentos constitutivos do setor de produç~a de material 
bélico, e da fc,rça singttlar corr'"'espondente. Embora se refira à 
etapa posteric~r à Segur1da Guerra l'>'lur,dial ern que ocorre o 
desenvolvimento da produç~o de material bélico no Pais ela 
inclui, quando necessário, um retrospecto da 

-segmenta que se inicia num periado anterior. De 
evoluç~o de cada 
urna for"rna g et""a 1., 

o que se pr··etende é explicitar"': 
- como o estabelecir11ento de certas condiçetes 
tecrtológicas e., por outro lado, c1 amadur"'ecimeY"1to 
politíc,:•-militat--es y,o ir.-ter"'ior da orgartizaçilo, 
paulatina implantaç~o da indústria de armarnentos; 

materiais e 
de questbes 

levaram à 

-: corno v~o se gestaY1do as cor•diç~es, priy,cipalrlle-flte as de 
caráter interno ao Pais e ao próprio segmento, que conduzem à 
situaç~c· de 11 Crise 11 em que se eY"1CC•ntra a IA~. 

Uma abordagem histót"'ica "n~o exaustiva'', embora 
Suficienterner,te detalhada para Y"tossos propósitos, é u.t i 1 i.zada 
para referir os principais fatos e elementos do processo de 
constituiç~o de cada segmento/força si1~gular. A gr~ande rnaioria 
das refer"'ências feitas provém da imprer,sa ew ger·al, e de algumas 
fontes especial izadas. Em alguns momentos, o detalhe cow que s~a 
indicados se deve, principalmente à necessidade de explicitar a 
rtatt.n"'eZa das v inculaçbes que se fot"'ar,, estabelecendo: (a) - e·r,tre 
os distintos atCJt"'es, er11 especial os eroP\~esários e os rnilitares., 
y,as áreas tecnc•lógica e ecoY"Iômica; e (b) entre algurtla;;:; "funçbesu, 
como atendimento aos requisitos das FFAA brasileiras e 
expc.rtaç~o. 

A abordagem realizada n~o tem, portanto, a pretens~o de 
chegar a uma . croriologia do setor. Ela se orie~,ta, 

fundamentalmente, a explicitar as dois pares de quest~es expostas 
r 1os par ... ágr"'afos acima, e a estabelecet... as car""ac·ter:ísticas 

.materiais e tecnológicas dos segmentos, de maneira a possibilitar 
a aval iaç~o de suas impl icaçbes econbr.1icas, apr ... esentc:,das r,o 
capitulo seguinte. A ausência de ref~rêr1cias a fatos, sobretudo 
os mais recentes, apesar de importantes sob outros pontos de 
vista, deve-se a que estes n~o adicionam elementos importantes 
para o tratamento das questbes prioritárias indicadas. 

Alguns dos assuntos abordádos na descriç~o de cada t1m dos 
segmentos-força singular s~o necessários, também, para a 
compreens~o de aspectos relativos a outros segmentos. ~ o que 
ocort"'e-, por exemplo., com c~s aspectos relativos ao impor .... tante 
papel que teve o pensamento da ESG, ou a atuaç~o do Grupo 
Perrnay-,ey-,te de J'rlobili:zaç~o ly,dustr ... ial, a política de estimulo à 
exportaç~o, etc, para a instalaç~o dos distintos segMentos da 
IAB, os quais s~o tratados so~ente no âmbito da seç~o relativa ao 
segmento carros de combate-Exército. Por outro lado, alguns ternas 
que abordados nas partes referentes ê Marinha ou à FAB , corno a 
quest~o da busca da autonomia tecnológica, da formaç~o de 



recursos humanos, etc, s~o igualmente ·impor·tantes 
eYttendirnento de quest:jes relativas aos demais. 

para 
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o 

O critério de ''pertinência'' utilizado 
suficientemente eH:pl ícito e justificado .. 

parece, er•tr~etanto, 

R apt~esentaç~o dos 
di st i nt os temas de 11 i nt erêsse cc•rfi!JT•l'' aos q uat t"'O segr11ent os co l oc·a 
uni pr·oblew.a rnetodológico de Ot"'gat"lizaç'2'1•:• da e):posiç2:1o de di fiei 1· 
soluç~o. A altet"'nativa ao procediwent·o adeotado set"ia a 
apresentàç~o eM separado dos aspectos de impot"'têr,cia genérica 
para o conjunto da IAB. Entretanto, ela redundaria n•Jma sucess~o 
de cortes temporais e temáticos que nos pareceu inadequada, 
levando-nos a optar pelo procedimento adotado. 

4. 1. Retrospecto Histórico~ 

O inicio da produç~o de armamentos no Brasil remonta ao 
século XVIII! O primeiro navio de ·guerra, foi fabricado er~ 1767, 
pelo At ... ser-1al de ttlarinha do Rio de Jar-seiro, fundado três anos 
antes, por iniciativa do primeiro Vice-Rei nor~eado_ por Portugal. 
Ar-1tes diste•, pc•r"'ém, cc.r-,sta que teriam sido prc•du:zidc.s 
equipamentos bélicos, como canhbes, alguns dos quais enviados 
para Por-tugal .. 

Er11 1864, o Bt-así 1 const"r ... uiu erf!bi:IY'Caçdes de ÇJue·(·ra, ao que 
cc~nsta COhl base. t;ül projetos ·desenvolvidos localmente, os quc:tis se 
caracterizavar~ pela atualidade e sofis·ticaç~o- r~ol o segundo 
pais, depois dos EUA, a construir e11couraçados, Y•O Arsenal de 
Marinha do Rio d~ Janeiro. 

O processo de constituiç~o das FFAA br .... asileíras, se 
coYtfunde, desde o ir-,ício da República, com a histót"'ia da 
participaç~c· dos militares (principalmente do Exército> na vida 
política y,acional. Antes desta época, o Exé·r"'cito não tir1ha o 
nivel de participaç~o politica que progressivamente passaria a 
detet"", ertlbor .... a fosse "representado'', atravé-:..; de seus altc's 
c,ficiais, no Parlamento e no gabir-.ete fllinisterial. O Exército era 
r11al pago, mal pt .... epat"'ado, rnal equipado, e pottco pr-e~.t igiado pelos 
governantes do Império. Apesar da vitória na Guer1""a do Paraguai, 
n~o h•.:tuve Yser-thuwa mudanç.'a significativa no 2.:L-JE2~ dos rnilita·res 
na política. Esta situaç~o contribuiu para que o Exército se 

..-;:Ent-r-e as fontes bibliográficas u_tilizadas na· t"'edaç~o desta 
seç~o, merecem ser citadas: Carranza (1978), Carvalho (1974>, 
Castro e Martinez 119801, Cavagnari 119871, Coelho 119751, Costa 
(1985), Costa (1':;86), Dt·"'eifuss (1981, 19B.tt, 1987), Dr-·eifiJSS e 
Dulci 113841 1 Fel't'eit'a 119801 1 FIESP 119701, i'lc:mvJCH'ing (1'981í, 
~1artinez 11980) 1 Nigl·'is 11972) 1 Oliveira 11986) 1 Silberfeld 
(198ft), Silva (19571, Stepan 119711, Vidigal 119Bl) 1 Wolpin 
( 1985). 
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a influência das idéias positivistas que iriam 
a pat""t i~ ... de ·er-~t~c•, ao movimento pela Pt"'c•clarllaç~o da 

A participaç~o dos militares, entretanto, se distinguia da 
das outras forças, civis, que se alinhavarn na defesa do ideal 
"republ i caY10. Sua 't""eset""'Ya à at uaç~o dos "doutor"'es", COY"•Si det""'ados 
opor--tur-.istas e despr"'ovidos do ser-.timento nacioYtalista a 
pt"og·r-'essista que, segundo eles p"r"'Óprios, os ar.irnava, fazia COhl 

que sua 11 República 11 fosse bastante distinta da dos civis. O 
escasso prestigio e poder que detinham os militares n~o permitiu, 
entretanto que a decisiva participaç~o que tiverarn nos primeiros 
anos da República se mantivesse. O fracasso econômico e politico. 
~ue marcou a atuaç~o dos dois primeiros governantes r~ilitares da 
República, precipitou ~ eleiç~o de um governo civil cinco anos 
após a Proclamaç~o. 

Pouco tempo depois, um c~'~ttt"O episódio, de y-,atureza 
eminentemente militar, levou a um enfraquecimento ainda maior da 
posiç~o dos mi 1 ita."t"es r,c, ~r11bito da sc1ciedade .. O episódio de 
Canudos evidenciou o despreparo do Exército para debelar uma 
simples "T"'evolta i·nter·na, indicandc,, portar,to, sua virtual 
incapacidade para cumprir sua miss~o de defesa externa. Este fato 
calou funde•, F1~0 ape·nas na opini~o pública, roas, o que é r11ais 
importante para nossa análise, no interior da organizaç~o 

militar. A consciência de uma parte ~a oficialidade de que era 
necessário alcançar um nivel de profissionalizaç~o e competência 
à alttn .... a de• seu pt""ojeto de país, levou-a a pr .... P-ssic•r,aY' para o 
estabelecimento de modificaç~es na formaç~o militar. Os primeiros 
resultados foram as missôes alem~, do final da primeira década 
deste século, e a france~a, de 1920. 

O que é impc•rtaF,te destacat" neste pt"'ocesso é a 
ir.stau, .... aç~c·, Y'10 final do século passado, de UT11a dissens~c:r Y"1C1 

seio da oficial idade, a qual se mar1terá, er,cobei--ta O'J e)(pl ici.ta, 
até os dias de hoje. Uma corrente destacava a 1mportància do 
profissionalismo e da concentraç~o da atenç~o dos militares nas 
suas tarefas e missôes especificas; Outra salientava o papel 
civilizatório e modernizador dos militares, que nasce corn 
profundas raizes nos ideais positivistas, e q'Je levaria 
inevitavelmente à formaç~o dos militares-políticos. O movimento 
dos '1 jovens turcos 1

', e posteriormente o dos ''tenentes'', motivados 
pela primeira delas, s~o os primeiros indicadores, já no inicio 
deste século, dessa disseF1S~o. 

Essas vis~es se imbricavam e desdobravam nur~a série de 
outras questbes de import~ncia por certo maior do que a que nos 
interessa destacar neste trabalho. Aqui restringir-nos-emos à 
implicaç~o que tinham em termos do lado material da preparaç~o 
dos militares, d•=:t eqjpamer,t•:' das FFAA, das cai"acterl.sticas que 
deveria deter este equipamento, em termos de quantidade, nivel 
tecnológico, procedência, etc. 
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A cor,vivência dessas vis~-:t~s, até cet"'to poY•to -ar-1tagbnic_as, Y10 

seio da organizaç~o militar foi possivel devido à coes~o, fundada 
no principio da hierarquia. Esta característica da organizaç~o 
militar será novamer,te abordada ao longo do presente trabalho, 
pela importância que detém para o entendimento da quest~o da 
produç~o de armamentos Y'10 pa:í.s. A capacidade .de 11 rnanter a 
unidade 11 apesar da dissensào (cjue levava à implerner-1taç~o de 
projetos quase antagônicos a nível material), possibilitou aos 
militares evitar o imobilismo que situaç~es desta natureza 
costumam determinar no ambiente civil. Ela prevaleceu mesrno nos 
momentos em que divet~gêl,cias determinadas por questbes muito mais 
candentes pareciam levar a um enfrentamento ir1COl1tornável. A 
quest~o das características do equipamento e da conveniência em 
produzi-lo no país, nunca foi polarizadora. Ela era apenas uma 
consequência difusa de visbes mais ab}~~ngentes sobre questbes de 
maiot' trancendência. Sua permanência, fruto da coes~o apontada, 
mesmo ern conjunturas em que predominava a vis~o que. relegava o 
profissionalismo e a preparaç~o material a um plano bastante 
secundário, permitiu que alguns passos fossem dados na direç~o da 
capacitaç~o nacional para a produç~o de material b$lico. 

De acordo com a situaç~o existente a nivel internacional no 
final do- século passado, e em consonância com as condiç~es 
materiais prevalecentes no pais, a produç~o de armamentos 
liwitava-se à fabricaçg(c1 de pólvor'a' fur-1diç~o de car1htles, e 
construç~o de navios. Ela se dava de forrna concentrad~ próxirna ao 
centro de decis~es do pais, sob a responsabilidade do governo. 
Entretanto, provavelmente em funç~o da necessidade de contar com 
fábricas de muniç~o, e mesmo de armas leves, fora do centro do 
pais, em algumas regi~es consideradas estrategicamente 
impcq·"'tar,tes, foi estimulada uma certa descentt"'alizaçÊto da 
produç~o. ·Ela se deu, por outro lado, baseando-se 
significativamente na iniciativa privada-, de- maneira a constítuir 
uma capacidade de pt"'oduç~o junto à ir-,clüs.tría local, passí.vel de 
ser mobilizada quando necessário~ Exemplo deste processo é a 
fábrica de arr~as leves Rossi, fundada em .1889 no Rio Grande do 
Sul. Como resultado deste processo observ6u-se qué, _já em 1930, 
cerca da metade da muniç~o utilizada pelo Exército provinha de 
fábt'icas civis. 

' 
A primeira vez qué foi analisada de maneira sistemática a 

quest~o da produç~o de material bélico no Pais é em 1916, por 
ocasi~o de debates promovidos pelo Clube Mili·tar. A publicaç~o, 
em 1940, das conferências proferidas pelo oficial Castro e Silva, 
que havia sido auxiliar do ministro Calógeras, é um testemunho da 
clar'eza, prc•fUYsdidade e detalhe com que o terna- havia sido 
tratado. Aliás, diga-se de passagem, n~o temos noticia que tenha 
sido tt"'i:\tado publ icamer-1te com a mesma ser"'iedc.de poste)·'iOt"'mer-Jte .. é: 
por esta raz~o que fazemos aqui uma ~igressào para reproduzir 
algumas pasf:!agerts da obt"'a citada (Castre• e Silva, 1940). 
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R primeira del~s refere-se às quest~es envolvidas na decis~o 
de importar ou produz'ir localmente o material bélico necessário 
às FFAA. 

''A quest ~o da aqui si ç;jo 
cornpc•r .... t a três S•:•l uçbes: 
1) a rtaçg;(o arma-se e 

f11aterial de guer.ra 

o que compra fora do 
pa~s; 

2>obtéM armamento s muniç~es de suas próprias fábricas; e, 
3>fil'"talmer.te, adota um sistema ir-,ter·r.lediáY'io ou r11isto, 
utilizando-se simultaneamente das anteriores soluç~es. 

A primeira é anti-econômica, porque força o Pais a exportar 
o ouro para receber em troca material improdutivo, como é ·o 
material béliceo. 

~ também incontestavelmente anti-militar, 
dependência de elementos estranhos à naç~o 

guerras. •• 

11 A se;~ur.da é ir-.questio·navelme·nte a melhcq· .... , 
cctrtvir do ponto de vista militar, utiliza e 
os elementos produtores de riqueza do pais.'' 

po·r""que coloca na 
a scq·"'t e de sLtas 

p•:lrq ue a 1 érn de 
ar ... ticula todos 

''A terceira soluç~o ocupa o meio termo; serve aos paises de 
limitados-recursos econômicos ou, transitoriamente, àqu~les 

que, embora os tenham em grande aburid~ncia, n~o os hajam 
convenient~r~ente aproveitado.'' 

A segunda passagem refere-se à quest~o da participaç~o do 
bélico, ~apital estrangeiro na produç~o de material 

nacionalizaç~o a ser perseguido na produç~o 

ao indice de 
aos 

subsidias a serem proporcionados, 
tecnológico. Como se vê, temas que 
como de extrema atualidade. 

ao impacto econômico e 
hoje podem ser COY1Siderados 

''Admito, aliás com reservas, que aquelas ( ••. empresas •.. )qt!e 
n~o dizem respeito à fabricaç~o do material de guerra possam· 
ser considet"'adas nacior-tais, ainda q!Je co·r,sistaro na Y'1a 

eleboraç~o ou no simples acabamento de material de 
procedência estrangeira. 

Admito com reservas, porque mandar vir do exterior 
geradores, motores, máquinas operatrizes, ace~sórios, 

ferr"antentas, lubrificar1tes, combustíveis e até operár""ios, 
para aqui se elaborarem matél~ias primas igualmente 
estrangeiras, só para dizer que o produto é fabricado no 
nosso pais, n~o pode deixar de ser uma soluç~o ilusória, 
apenas com o caráter, aliás muito meritório de promover a 
educaçiio prof'issiOY)al de nc•ssa gente, de aplicar aqui a 
import~ncia relativa à m~o-de-obra, bem como as destinadas a 
terrenos e edificios. 1

' 
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u ( .... prc,blemas .... ) tem feito aborta'r"" muitas indústt"'ias 
j_r-,cipiey,tes; c•u er-1t~o, sob os ausp.:í.cios de taxaçt'íes 
proibitivas, tem alimer,tado pseudas fabricaçbes nacionais, 
com o sacrificio da econornia do povo, sobre cu.ja miséria é 
um disparate querermos assentar os progressos do pais. 

Eis porque somente com reservas admito 
pc•ssam ser tidas come- nacionais. 

que essas indústrias 

Em se tratando, porém, daquelas que 
luta para a vitória, nacionais s~o 
matéria-prima e~istente ou capaz 
adquirida em nosso pais.'' 

têm por fim alimentar a 
apenas as que empregam 

de ser imediatamente 

E segue, abordando UM outro tema de atualidade, 
participaç~o estatal na produç~o de arroamentos: 

o da 

''Batemo-nos pela organizaç~o Y1acionalista das indústrias do 
material necessár"'io à defesa da hon'ra e integr--idade de nosso 
futuroso pais, n~o pretendemos, um momento sequer, sobrepor 
os_ ir.teresses militares ao deser,volvimento da indústria 
civil. 

' l"odo o Mundo sabe que as indús-trias de guerra n~o somente 
a~xiliam, como também estimulam e aperfeiçoam as que s~o 
ocupadas em outros encargos. 

E convéw 
que elas 

declarar que n~o insinuamos, 
sejam forçadamente do governo. 

nem sequer quereroos 

Prefeririamos até que estivessem permanenternente a cargo de 
empresas particulares, porque est~ circunstância nos daria 
em cor•sequência, e além do rnais, a possibilidade da formaç~o 
de especialistas consagrados, de fato~ a seus misteres 
prt)fissionais, var-.tagern preciosa que nós, roilitares, 
acorrentados à cadeia hierárquica, n~o podernos apresentar, 
ao-demais, oscilando entre a usina e a caserna.'' 

~ realmente· impressionante como todos estes conceitos 
emitidos pelo oficial Castro e Silva, em 1916, par~cem ter sido 
assimilados por uma parte importante da corporaç~o, a ponto de se 
constituír"'eftl rnais de sessenta ar10S depois Ytas r-.orr11as que pautar .... am 
o desenvolyiroento recente da indústria de armamentos _brasileira. 

Na mesma oportunidade, adotando uma postura bastante 
i novadc•ra para a época, Castt"'C' e Si 1 v a procur"'a i lt1st·r-·.:.=n,., sua 
argumentaç~o analisando .0rna situaç~o real; a relativa à 
alter"'nativa à importaç~o de 200000 fuzis realizada pelo Exército 
brasileir-'o .. Esta O:•peraçg(o levada a efeito e·ntre 1'::108 e 1912, 
custou ao Pais 15416 mil réis ero ouro- Segur~do ele, se ern 1308 
tivesse sido tomada a decis~o de importar m~quinas e parte da 
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f11atéria pt'''irlla 'f•ecessár"'ia para a fabricaç~o dos fuzis no pa:í.s, CtS 

mesmos poderiam ser produzidos entre 1911 e 1915, a um custo, 
rnint..tciosartlente calculado, de 15670 mil r·éis.. Como var-.tagem 
adicional á alocaç~o no Pa:í.s de uma parte considerável dos 
t~ecut"'sos gastos F1Ct exter""iQt"", ele ir-.dica o tt .... einarnento 

_possibilitado a cerca de 1000 operérios, a capacitaç~o dos. 
fornecedores da matéria prima e a própria existência da fábrica. 

Como já dissemos, mas vale a pena ressaltar, n~o temos 
noticia que o tema tenha sido tratado numa publicaç~o com a mesmo 
grau de seriedade e profundidade posteriormente. 

Os fatos que se sucederam ao ''movimento dos tenentes'', cuja 
importância no contexto que nos interessa é o de ter levantado ~ 

questi':€o da prepcw·aç~c~ mi 1 itar, pouco contribuí.l""arn para 
iMpulsionar decisivamente açbes na área da fabricaç~o de material 
bélico. EM parte porque o período que se segue, marcado pela 
Revoluç~o de 1930 e seus desdobra~entos, é foi um de 
prevalecimento da vis~o do militar-político, agente civilizatório 
e modernizador. Em parte, também, porque.a quest~o da preparaç~o 
militar, e com maior raz~o a do lado material, da fabricaç~o dos 
meios pal""'a obtê-~la, tenha ficado l" ... elegada em funç~eo de 

acontecimentos políticos internacionais de maior vulto e da 
participaç~o militar nos mesmos, tratada mais adiante • 

• 
De qualquer forma as três primeiras décadas deste século 

levaram-a uM avanço da industrializaç~o que perwitiu a produç~o 

interna de muitos dos itens necessários ao suprir~entb das FFAA. A 
fabricaç~o de aeronaves iniciou-se em 1910 e a constrDç~o seriada 
de veículos Militares motorizados durante a década de 1920. Já no 
século pass~do, o Brasil vendeu embarcaçbes para oütros paises, e 
a partir~ da década de 1930 passaram a ser exportados muniç~o, 

•equipamentos militares e até avi~es. 

A 11 Revoluç~o Col'"tstitucior-.alista de 32 11
· constitui-se nuro 

rnal"""'CO ir•lpc<\·"tante da par"'ticipaç~-to da FIESP, q"'te · viria c•M\lminar 
mais de trinta anos mais tarde, na cr1aç~o das condiç~es 

necessárias para a produç~o de material bélico no Pais. O apelo à 
indóstria paulista para atender à con_juntura de mobilizaç~o 
determinada pelo movimento constitucionalista teve corno porta voz 
e orgar-dzador a FIESP. IY.dciativas como a org·ardzaç~o de 
cadastros das empresas instalaçbes e estoques mobilizáveis, 
supervis~o de aç~es de convers~o de algurnas fábricase e a 
incorporaç~o dos maiores centros de pesquisa do Estado e do Pais, 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a Escola Politécnica ao 
esforço de mobilizaç~o, visando o desenvolvimento e a fabricaç~o 

de material bélico foram canalizadas através da FIESP~ Empresas 
como a Bef''YJat'"'dir-•i, at•~tal r.espor.sável pelo repotenciarnento dc.s 
tanques do Exército brasileiro, iniciam Y"1esta opcq·--tunidade sua 
experiência coMo fab~icantes de material bélico. 



O goverYtO que se irv..stala r.o inicio dos anos tr'i· ... ,ta tew, ceorno 
uma de suas metas industr-.iais fundamentais a irnplernentaç2t.:• da 
sider"'urgia nc1 pais. Já Y10 seu discurso de platafor'"'rna, em jar,eiro 
de 1'330, Getúlio Var""gas express21va a relevà·nci.=t deste prc•_jeto 
pars. o 11 desey-tvolvimento económico 11 do Pais e pa·f'a a "própria 
segur--ança ·nacioY1al" <C~mar"'a dos Deputados, 1982) .. De fato, fazia 
parte do programa getulista o atendimento às demandas das FFAA, 
sobretudo de. Exé·r-·cito, por· weios "adequadCts 11 par"'a o cumpriwer-1to 
de seu papel de defesa externa. Entretanto, tanto para ele 
próprio como para os militares, que y,a época eraprestaram n~o só o 
apoio político, como o rnatey·ial e o humano (técY.ico) para a 
iniciativa, estava claro que as duas metas eram independentes no 
cut"'to e médic:• pt"'azos. Na realidade, os militares, ao rtlesrno tempo 
que estavam interessados na implantaç~o da siderurgi~, 

sabidamente um ~rojet6 de longa maturaç~a, na medida em que 
significav~ uma clara chance de desenvolvimento para o pais, 
demandavam uma aç~o imediata no carnpo do equipamento bélico. 
(Hilton, 1977, p.83). Tal demanda foi encaminhada através do 
incentivo à produç~o local de armas leves, muniçbes, maquinar1a, 
·e outr"'os cc•mponer-1tes militares, que envolvia, inclusive, a 
implementaç~o de um prograrna que estimulava a participaç~o da 
indústria civil, r--espaldado com meios técy-1icos, proporcionados 
pelas FFAA e cor11 o apoio financeit"'O gover-'l~,ame-ntal. 1-tluita ater-sç~o 
recebeu; também, a quest~o da aquisiç~o de arrnamertto estrangeiro, 
Y"tO ámbito da qual se inseriram as Y"1egociaç~~es comer'ciais 
entabuladas com a Alemanha para a ins;alaç~o da siderurgia. 

O ·processo de instalaç~o da indústria siderúrgica no pais~ a 
hábil barganha realizada por Getúlio explorando os interesses 
conflitantes entre a Alemanha, ent~o um grande parceiro comercial 
do Brasil, e principal _forY1ecedor de mater...,ial bélic~:·~ e os EUA, 
tem sido tratado por"' vários ay,alistas (entre eles, HiltoY•, 1977, 
Dirdz, 1981 e Wirth, 1973). Nê<o é nossa ir-1tençâ:o r--epr"'oduzir"" ou, 
muito menos, aprofundar o tratamento dado por eles ao tema. O que 
é importante frisar, é a percepç~o militar a respeito, que iria 
manifestar-se reiteradamente no processo de desenvolvimento 
industrial e tecnológico do pais. 

A t"'elaç~o, muitas vezes de "coYtflitc• 11

7 er-,tre segurança e 
desenvo(vir,lento, e Eo"?ntre o lonno e o curto pi---.azos estava 
presente, já naquela época, nas discuçbes dos militares. Esta 
relaç~o tern sido pouco compreendida por urn n~o pequ~no núme~o de 
analistas do desenvolvimento brasileiro, incapazes de entender 
com0 os militares foram capazes de impulsionar pr6jetos que n~o 
estavam diretamente vinculados às suas necessidades imediatas 
e/ou especificas. Ao invés de procurarem entender quais os reais 
motivos que animaram os militares em distintos momentos da 
histót"'ia da industr-·ializaç~·=•- br"'asileir·a, pt"'eferem aceitat"' difusas 
e extempor~neas <embora .n~o absurdas) relaçbes entre a 
importáncia de certos ~rojetos, como o da implantaç~o da 
indústria sider~rgi~a, e a produç~o de material bélico. Urn 
exemplo bastante atual e contemporâneo deste tipo de associaç~o 



incorreta pode ser encontrado nas 
e><plicar' a pa~'ticipaçi:(o dos rnilitaY·es 
brasil8ira'em funç~o da import~ncia da 
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interpretaç~es que buscam 
na politica de informática 
guer~a eletrtlnica .•• ~ Tal 

postura, contar~inada pelo rnesrr1o maniqtJeismo que é imputado aos 
militares, pouco tem servido à comprens~o do papel que estes têra 
desernpenhadc• nç. desenvolvimento c i ent i f i c c:., t eCYtO 1 óg i co e 
industrial do Pais. Esta quest~o será novamente tratada no âmbito 
deste trabalho. Nossa intenç~o, por agora, é apeYtas introduzi-la 
à luz de um exemplo significativo. 

A hipótese que a observaç~o dos acontecimentos e da 
participaç~o militar permite ~ormular com relaç~o à quest~o da 
criaç~o de uma capacidade interna de produç~o de material bélico 
é ~ seguinte. Apesar, e ao mesmo tempo por causa, da grande 
participaç~o dos militares brasileiros. na vida politica, a 
quest~o da preparaç~o militar propriamente dita, e em especial a 
relacionada a sua miss~o de defesa externa, tendeu a ser relegada 
a um plano secundário. Como consequéncia, o conjunto (~o sentido 
de "vetor"' t""'esultar-d:;e 11

) da Ot""'gay-,izaç~o wilitar"' ernbor""'a tivesse um 
papel extremamente importante na criaç~o das condiçbes materiais 
pat"'a o estabelecimeF•to da ÍY"Ift""'aestrutura industrial do país, Yt~o 

envidou esforços significativos para a constituiç~o de um parque 
pr"'oduto~""'- de matet""'ial bélico. Sua preocupaç~o cey,tr'c:ll parece ter 
sido sempre mais cem a criaç~o daquelas condiç~es materiais para 
o desenvolvimento do que com a pt'bduç~o imediata dos roeios 
rni 1 i tar"'es. 

Isso n~o quer dizer 
cor-.s·ciência de que, assim 
criando as condiçOes para que 

que os 

proceder-ido, 
militares n~o tivessem 

n~o estivessera tarnbém 
esta produç~o pudesse viabilizar-se 

no lnnqo orazo. No nossó entender, os militares sempre estiverarn 
muito mais preocupados em adquirir e consolidar, seja a nivel da 
COY'poraç~c~, seja a nivel da Y•açâ;to que julgavam representar"', as 
condiç~es e competências para a satisf~ç~o das necessidades. que 
enunciavam por material bélico, do que propriamente em satisfazê
las. Esta disjunti~a entre ir~portar m~terial bélico e/ou produzi
lo para satis~azer necessidades imediatas, e criar as condiçbes 
para a sua produç~o e rnobilizá-la, no futuro, se necessário, para 
o atendirr~entc• de necessidade passíveis de serew proteladas ·no 
presente parece marcar a experiência brasileira neste campo. 
Marcaram sempre esta disjuntiva o dilema do curto e do longo 
prazo, e o trade off entre desenvolvimento de um pais carente e 
escasso de recursos e a segurança, uma quest~o que será retomada 
no decor"'t"'et"' da aFtál i se da implantaç~o e desel'"I'\>'Olviwe-nt_c' da IAB. 
Note-se que esta postura contrasta com a ass1Jmida pelos 
militares argentinos que, desde este periodo, preocupavam-se em 
assentar as bases para a produç~o de material bélico . 

.-:a O trabalho d~ Domicio Proença Jr ..... (1987) COY"tsegue ir mais 
aléw da superficialidade a que a ignorância sobre assuntos de 
natut""'eza tecr-.ológica parece cc.-rtdena~ .... os trabalhc~s sobr-e c• terna .. 



134 

Há vá"r"'ie«s elementos paradoxais Y"testa hipóteseM falvez o mais 
in1portar-ste é o de que, se os militar ... es detiY•haro urna parcela t2:(o 
gl· ... ande do poder, e se ela estava baseada fundarJle-rytalr.Iente Y'tO 

wor-•c1pólio dos meios materiais para exercê-lo se e quando 
necessário, como chegou a configurar-se uma sit~aç~o de tanta 
debi 1 idade no campo material como a vigente YiO peY'ÍOdo ·em ar-.ál i se 
e em outros momentos da história do país. Situaç~o semelhante é 
a que ocorre no período pós-64, em que os militares, apesar do 
imenso poder que detinham n~o optaram, à semelhança do que 
ocorreu em vários países do Terceiro Mundo, e inclusive da 
América Latina, por aumentarem a participaç~o dos gastos 
militares no orçamento da naç~o. Esta quest~o, dada a su~ 

importância para o tema que estamos tratando será abordada com 
maior ... detalhe roais adiante. 

A 11 chave do r.1istério" só pode ser"' explicada pe)a vis~o de 
''segurança e desenvolvimento~', oriunda do.tenentismo, que passa a 
fazer par"te da 11 doutriY•a Góes Monteiro~~, adotada pela pat"'cela 
hegemônica das FFAA a partir dos anos. triDta, e depoi~ 

incorporada e sofisticada no ~mbito da ESG. Uma abordagem mais 
detalhada desta quest•a deverá também ser apresentada 
poste r"' i c~rwent e. 

Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, o Pais já 
~abricava uma considerável variedade de equipamentos militares 
leves e muniç~es, e até mesmo avi~es de treinamelr1to. Em fu~ç~o 
desta conjuntura, o governo preocupou-se. em aumentar esta 
capacidade, através de aç~es de mobilizaç~o econórn-ica e 
ir-tdustt"'ial.. Seguindo, em lil'"thas get"'ais, 0:1 esquema utilizadc' à 
época do Movimento Constitucionalista de 1932, o governo retoma 
as atividades v i sar.do o cadast·r"'arnento de efl1presas, de 
desenvolviwento e fabr""'icaç2to de mat_erial bélico, ir-1clusive 
mediante a criaç~o, em 1942, de Ltm Setor de Produç~o IndLtstrial. 
Este órg~o passou a concentrar as aç~e~ do governo e das FFAA 
visando a mobilizaç~o da capacidade do _Pais para enfrentar uma 
possivel conjuntura de conflito .. Estas iniciativas n~o levaram a 
desdobramentos de importância ~ignificativa, tendo sido 
praticamente descontinuados após o término da Segunda Guerra, só 
vindo a ser retomadas em · 1964. N~o obstante, a capacidade de 
produç~o de armamentos existente no Pais naquela época n~o era 
desprezivel. Um indicador disto é o fato de que, segundo consta, 
durante a participaç~o brasileira no conflito foram produzidos no 
Pais avi~es de. treinamento para uso militar à raz~o de um por 
dia. 

O fir.al da Segur-1da Guer""'t"'a Mur-1dial e; lHO pouco rnaís tardE', da 
guerra da 'Coréia, determinou a desmobilizaç~o de uma grande 
quantidade de material bélico no0te-americano que foi 

.. ir.cç.rporado, a um custo rn:í.nimo, às FFAA ali2.dr--1s e, inclusive, às 
atividades civis; notadamente as levadas a cabo nos pafses menos 
desenvolvidos. ~ o caso dos célebres aviôes DÇ-3, que permitiram 
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a expans~o da aviaç~o civi 1 em vé.r--ios desses países, e dos 
''jeeps'' que até hoje estâo rodando na 'Asia, transformados em 
múltiplas vel'" .... S~es. Este fato deterwincH .. t urna certa iYdbiç~o das 
iniciativas locais de produç~o de armamentos. 

No caso do Brasil, ela só foi retomada com. ênfase muitos 
anos depois, por raz~es que se irá assinalar em outro ponto deste 
trabalho. ~ importante ressaltar, por enquanto, que este fato 
faz i a com que a dema-r,da das FFAA por"' ma ter-- i-a l bé 1 i co se 
restt ... ir-,gisse praticamente a peças de repc•siç~o, para o 
equipamento que recebia. N~o era necessária a mobilizaç~o .de 
esforços significativos de proje·to e fabricaç~o como os que 
seriam necessários para a fabricaç~o de equipamentos como ~s 
sistemas de armas. A manutenç~o do equipamento demandava, tarnbém, 
um contingente de técnicos das próprias FFRA, embora a fabricaç~o 

das peças de reposiç~o, n~o tivesse que ocorrer necessariamente 
no seu âmbito. Pelo contrário, dado que n~o implicava na 
mobi 1 izaç~o de r ... ecursos humanos ou materiais de rnoY"1ta, que 
t ... eque:ressem a sua participaç~c•, pode·riaro set... deixados, com 
var-ttagem, para a iniciativa privada. Rl i ás, . cc•rno havia síd.o 
justificado vários ar,os a·ntes Y"1as palestras do Clube 1~1ilitar, que 
citamos, esta alternativa parecia ser a preferida pelos próprios 
roi 1 itareS. 

Ao que parece, urna das caractet"':í.sticas distir-,tivas da IAB, a 
elevada part icipaç~o da i-rliciativa pt""'ivada !'"10 setor, pc.deria ser 
explicada pelo processo a que nos estamos referindo. Durar,te os 
vinte anos que se seguiram à Segunda Guerra·Mundial parece haver 
ocorrido um processo de capacitaç~o da indústria nacional através 
da er-,comenda, pot... parte das FFt-4~""1, de compor-.er-.tes e peças de 
reposiç~o. Este processo adquiria maior impulso na medida em que 
o equipamento existente ia se tornando mais velho e obsoleto e, 
suas peças, mais r-secessárias e dif·.:íceis de obte"r"'. Quar-:do 
posteriorm~nte se decidiu que era necessária ~ produç~o de 
sistehlas de armas no pais, havia já instalada uma cor1siderável 
capacidade local pat""'a tanto r-10 ~robito da iniciativa pY'ivada. N2\o. 
que n~o houvesse uma di~posiç~o consciente das FFAA brasileiras 
de estimular a participaç~o privada, mas sem dúvida ela teria 
sido de mais dificil ocorrência caso n~o ·houvese havido um 
processo do tipo descrito. 

Por outro lado, há que considerar UM elemento de natureza 
''institucional'' de importância, se n~o maior, pelo rn~nos 

equivalente. Trata-se de um paulatino aprendizado que parece ter 
ocorrido desde épocas anteriores no int-erior das FFAR 4

• Na n1edida 

~. Ursl elernentc, irnportar,te des~e processo foram as 
experiências, citadas, de militares e empresários (inclusive no 
~mbito da FIESP) visando a prod!Jçâ:o de material bélico, por 
ocasi~c~ da 11 Revoluç2:\o Constitucional is"ta de 32 11 e durar,te a 
Segunda Guerra Nundial. 
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ern que seus c•ficiais 11 Se acc•sturnavar,1 11 a ver os er11presários cc•roo 
parceirc1s civis cornpeteY,tes;, era rnais fácil que estivessem de 
acor-"do ehl e...-1t regay'-·lhes rniss:jes wais cor.1pl icadas, renunciando aos 
beneficios (prestigio e legitimaç~a social, maior controle sobre 
o processo, etc) que poderiam advir da produç~o pelas FFAA, dos 
armamentos de que necessitavam. Esta orientaç~o é que tornou 
possível, artos mais tarde, o pt'"'ocesso de t"'epotenciaç~o dos 
sistemas de armas já o~saletos e a adaptaç~o de material de 
y,atur"eza civil para empt"ego militar por en1presas privadas 
Y1aC i OYta Í S. 

Isto Yt~O sigr-tifica, e·ntretanto, que ace'itewc•s a vis~o 

expl"""essa pol"'"" Tuorni e Vaiyriner, ( 1983), que, ter.tando urna 
ger.et"'al ízaç~Ct at ... t"'iscada, ir-.-terpretaro c• surgimer.tc~ da ir.dústria de 
armamentos no Terceiro Mundo como sendo uma sucess~o natural de 
etapas que se inicia coM a manutenç~o do equipa~ento importado, 
passa pela produç~o de peças e componentes e pela fabricaç~o de 
armamentos sob licença, e chega até a produç~o coro tecnologia 
própr··ia. Na realidade, y,~c· for"a a decis2<o havida no ~wbito 
militar, em meados dos anos setenta, de constitui~ urna verdadeira 
indústt"'ia de armamentos, e Y'1~0 apenas seguit""' apoiando o 
desenvolvimento de um conjunto de unidades produtoras de material 
bélico, o processo descrito teria sido abortado. 

Pot" opc•S i ç~o, pode-se rnenciccnar o caso da Argent i r. a, que sc•b 
muitos aspectoS-pode set'"' cor•siderado cc•mo urr._ país ''semelhante-" ao 
Brasil, e que apresenta air.da hoje um perfil de sua IA quase que 
inteiramente estatal, e que começa a dar os primeiros passos para 
a produç~o interna de material ·bélico muito antes. Ele poderia 

_ser explicado pela distinta vis~o dos militares arg~r1tinos em 
relaç~o à quest~o da produç~o dos meios materiais necessários ao 
Cl...\hlpr ... irnento de suas missí::íes que, verdade seJa dita, se 
t"'elaciortavarn rnuito roais estreitamente cow a sua pr"'ofiss~o. De 
fato, a tradiç~o de participaç~o wilitar na vida pc:•lítíca 
br"'asi leira desde a Proclamaç~o da República, n~o pode se·r 
cortlpf.H"'ada à q1.te se verificou r,a Arger1t i na até •:• pós-Quer·ra. A 
hipótese é que as FFAA argentinas teriam sentido Muito rnais cedo 
do que as brasileiras a necessidade de produzir localmente 
sistemas completos de armas, o que as teria obrigado a um esforço 
sem outra alter'nat ivas, dada a disparidade entre as 
caracteristicas do empreendimento e a infraestrutura i~dustrial e 
tecnológica existente, que a de um e'fiVOlvimer,to direto .. De 
qualquer forma, a situaç~o que se estabeleceu ern funç~o da 
Segunda Guerra Mundial velo reforçar ainda mais as diferenças 
exister-1tes. 

A posiç~o de neutralidade, assumida pela Argentina durante a 
Segunda Guerra ~IUY1dial, p1~ovocou uma rápida expans~o do orçarnento 
militar e da p~oduç~o de material bélico, em funç~o do embargo 
estabelecido pelos EUA. Mes~10 com a suspens~o do ewbargo, que se 
dá ew 1947, o irnpulso que recebeu a indús·tr'ia de armar~entos foi 
responsável por urna situaçâo Ml\ito distinta da que ocorria no 
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Bt .... asi 1 <ela, y,a ver-'dade, só é cowpa)-""'ável coro a que viria a se 
efetivar no Brasil na segunda metade da décad~ de 1970). Pouco a 
pouco, entt"'etar,to, a crescente fací1idade par--a a aquisiç~o de 
equipamento norte-americano desmobilizado, determinou ur~a certa 
inibiç~o do desel~volvi1nento da indústria de material béli~o 
argentir,a. O que se observa, neste caso, é uma série de eventos e 
caracteristicas, como a n~o contir1uidade d6 estiMulo recebido por 
parte do governo, o baixo desempenho exportador, e a falta de 
autonomia tecnc•lógica, que o diferenciam do brasileiro, marcado 
deste o seu inicio pela formulaç~o de planos de longo prazo e pc•r 
um apoic• goverYtawental sustentado .. (Milláy,, SIPRI,,1r::1BE.) .• 

Voltar,dcc ao caso brasileiro, pc•der-se-ia dizer que a 
disponibilidade de equipamento norte-americano desmobilizad6 
atuou sobre a evoluç~o da indústria de material b~lico brasileira 
de maneira paradoxal. Por um lado, inibiu, durante um longo 
periodo, o projeto e fabricaç~o ~utóctone de sistemas de armas. 
ft1as pelo outt""o, possibilitou a ernergência, no .:;r,lbito da 
iniciativa privada, de uma competência para a produç~o de 
armamentos incentivada pelas FFAA, que originou a consolidaç~o de 
uma indústria de armamentos mais viável e P'J.jante do que se 
instalou na Argentina. Assim, o que os interessados na existência 
de uwa IA Y10 Bras i 1 "perderam" Et_rn tempo, "qanharar,," ew 
viabilidade do empreendimento, quando veio a ser decidida sua 
i J11p 1 emer-tt aç~o. 

Pa\""'"ece vá 1 i do supC•l" ... q1Je existia no interior das diferentes 
forças singulares, claro que nu~ grau variável determiY,ado por 
suas próprias caracteristicas e idiossincrasias l!M ''modelo 
genériC0 11 para a. implantaç~o dos respectivos parques produtores 
de armamen~os~ Ele se caracterizaria pela disposiç~a de delegar à 
iniciativa privada, desde que brasileira, a produç~o do material 
bélico r .... equerido; n~a·nter.da, r.a medida do que a sofist icaçã:o· 

··relativa do equipanler,to acor,selhasse, uma capacitaç~o cier·.t:í.fica 
e tecnológica 1nterna às FFAA que permitisse ins·trumentalizar 
(~~uniciar) a atuaç~o das empresas. Esta última, era necessária 
para a formaç~o dos militares e o desempenho de sua atividade e 
responsabilidade estratégica, no que tange à seleç~o e apropriada 
operaç~o de seu equipamento; fosse ele nacional ou importado. 

A feiç~o que tomou a aplicaç~o desse modelo em cada caso foi 
determinada pelas caracteristicas de cada força e pelas injunç~es 
cor,junturais que ma·r-·caram o arnbier1te p~:·liticc- interno e e.xterno, 
econômico, industrial e tecnológico no qual se desenvolveu a 
consolidaç~o da IAB. 

' . 
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•'.õ\ceitas pelos 

As caracteristicas das FFAA de um pais dependern, em última 
instância, da tipificaç~o das hipóteses de conflito pelo poder 
executivo com um gY'au vat--iável de pai"ticipaç~o da sociedade, 
transformadas~ pelo comando militar, em estratégias, planos de 
contingência, etc. Essas hipóteses s~o entendidas como situaçbes 
de enfrentamento com inimigos externos ou internos, cuja soluç~o 
só se pode dar através do emprego da violência. No capitulo 
anterior explicamos como o próprio perfil da indóstria de 
material bélico de um pais parece estar estreitamente relacionado 
com as hipóterses de conflito formuladas. Nesta seç~o dedicamo
nos a delinear o que nos parecem ser as principais hipóteses de 
conflito formuladas pelas FFAA brasileiras, com a finalidade 
especifica de melhor referenciar o processo de desenvolvimento da 
IAB, objeto deste capítulo .. 

No Br'asi 1 cabe aos militat"'es 1..\fll papel bem maior do que o 
usua 1 l"•a de f i r-dç~o das hipóteses de conf 1 i to.. Coro base r-. os 
chamados objetivos nacionais e em pressupostos doutrinários 
próprios (DoutY'ina de Segtn"""ança Nacional), s~o identificadas, 
pelos militares, as hipoteses de conflito, entendidas como 
situaçbes em que a implementaç~o dos planos coerentes com os 
objetivos nacionais encontram obstáculos externos ou ir1ternos. O 
estudo destas situaç~es, seu possivel desdobramento, e sua 
hierarquizaç~~~ dá origem à confiquraç~o das "t1ipóteses de 
conflito que ir~o determinar as caracteristicas que dever~o ter 
as FFAA. Esse processo n~o conta com a part-icipaç~o civil. Este 
~ato, embora compreensivel, dada a ''tr?diç~o'' vigente no pais, 
n~o encontra similar nos países democráticos, onde o processo se 
dá através de ur~a discuss~o a nivel do Parlamento. 

Na América Latina, desde a Segunda Guerra ~lu~dial, e como 
fruto da doutrina militar difundida pelo Departamento de Defesa 
Norte-AMericano através do Sistema Interamericano de Defesa~ a 
hipótese de guerra interna sempre recebeu-a mais alta prioridade. 
A concepç~o de que o enfrentár~ento entre as duas grandes 
potências, no contexto da guerra fria, te~deria a gerar, no 
ir,tet"'iot ... dos paises da regí~ó, movimentos orgar-tiZê?.dos capazes de 
desestabi 1 izar C•S regi.rnes pró·-·r-,orte-ar.let ... icanos, levc•u as FFAA a 
privi legiat"'"ern, r-.a sua organi:zaç~o, urna estratégia de ocupaçi::\o do 
território capaz de fazer frente ao inimigo interno~ Como 
consequência o papel predominante coube à força terrestre, mais 
adequada para o tipo de inimigo a enfrentar e o cenário de 

~ Entre as fontes bibliográficas utilizadas na redaç~o 

desta seç~o, merecem ser citadas as seguintes: Carvalho <1984>, 
CIDE (1'378), Dagnir1ü e Flm·es (1985), ~liyawoteo (1984), Oliveira 
(198-n, Selcher (1'3B3). 
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e capaz de se· distribuir 
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ou deslocar ew 

Pat"ecer .. ia ser .... tar11bérn o EHér-"cito o pY'incipal responsável pelo 
controle d~ situaçbes que n~o as de guerra; seja pelo exercicio 
da rept"'ess~o si sterilát ica aos movimentos de' contestaç~o teY"sder.tes 

.a perturbar a uc-r'"'dem estabelecida" (ou a extermir-.á-lç•s>, seja 
pelo controle imediato de focos insurrecionais. 

As hipóteses de cc•nfl i to 
militares brasileir ... os podet"'iam 

aparentemente a.ventadas pelos 
ser classificadas da seguinte 

maneira: 
a) no interior de um pais, entre as FFAA regulares e ''movimentos 
ot'''ganizados de esquerda", geralmente assumiY"1dO caráter de guerra 
de guerrilhas, de prazo e intensidades variáveis; 
b) entre paises latino-americanós em disputa por hegemonia 
geopol i t ica, CCtrno o caso do Chile contra a Cor,federaç~o Peruano
boliviana, em 1840. A situaç~o existente entre Argentina e 
Brasil, tida como de conflito potencial desde há muito tempo, 
poderia levar a um enfrentamento deste tipo; 
c> ent·r·e países latino-ar!let"'icar,os em disputa 
contestad~s. Situaçbes como a do Canal d~ Beagle, 
Ch i 1 e e At~gel'"tt i na, ou a de busca de acesso ao 
Bolívia, poderiam levar a urlia guerra deste tipo; 

por t et~l''' i t ór i os 
em disputa pelo 
Pacifico, pela 

d) entre paise~ 1atino-americanos, no caso em que um deles fosse 
.ameaçado, a nivel interno, por um movimento ''subversivo'' anti
norte-americano, capaz de tomar o poder e controlar 6 pai·s. Neste 
caso, em nowe da "democracia 11 na regi~o, C•LI a pretexter de 
antecipar-se a uma aç~o subversiva em seu território, um outro 
pais, eventualmente limítrofe, poderia aliar-se, abertamente ou 
n~o, aos adversários a este movimento, configurando urna guerra 
entre paises, que teria, simultanearnente, caracteristicas de 

· guerra inter na ; 
e) guet ... t"'a COfll potências médias. Esta hipótese de c.onfl i to 
praticamente só passou a preocupar os militares após o con~lito 
das Malvinas. Embora esta tenha tido um caráter ofensivo por 
parte da Argentina, a situaç~o suposta é de um ataque proveniente 
de uma. pot ér-1c i a rnéd i a; 
f) guerra no Atlantico Sul. A presença soviética no sul da Africa 
e a cada vez maior importância dessa zona para transporte de 
mercadorias a torna sensível, principalmente do ponto de vista 
das gt"al""tdes pot êr,cias; . 
g) guerra mundial. Uma guerra mundial envolvendo a OTAN e o Pacto 
de Varsóvia poderia levar a um uso limitado de armamento nuclear, 
à distância, e um enfrentamento, no cenário europeu, com armas 
nucleares tática~ e convencionais. Depois do primeiro ataque 
rsúcleat ... limitado, a América Latir.a poderia cor.verter-se num 
cenário secundário, dada a necessidade de manter as vias 
maritimas e aéreas de comunicaç~o para deslocamento logistico e 
preparaç~o de um novo ataque~ Os submarinos nucleares e 
bombardeiros seriam os protagonistas principais deste cenário. 
Neste caso as FFRR latino-americanas, em conjunto com as dos EUA, 
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teriam como objetivo proteger, pelo menos, as seg•Jintes áreas 
críticas: 1) a passagew do Atl~rltico Nor--te ao Atlt-\ntico Sul, 
situada entre o Cabo de S~o Hoque e Palma; 2) a passagem do 
Atlântico ao Pacífico, constituida pelo estreito de Magalh~es_e a 
passagem de Drake e, secundat~iamente, o Canal de Beagle; 3) a 
passagem do Pacifico ao Indico, que_ vai desde o Cabo da Boa 
Esperança às Ilhas Atlànticas Austrais e desde estas à 
Antártica. Pat ... te ir.tEi?gt .. "ante desta hipótese de conflito s~c' as 
caracterizadas anteriormente, segundo as quais paises pró-URSS 
<Cuba) , ou que pudessem eventualmente ser controlados por 
movimentos pró-URSS, enfrer-.tat--iam os países pró-EUA .. 

Feita esta rápida tipologia das· hipóteses de conflito 
caberia indagar as implicaç~es que as mesmas tiveram na definiç~o 
do perfil da IAB. Uma resposta a esta indagaç•o é tentada nas 
seçees que segut-::r11. A pan·""tit"" dela.s é possível, inclusive, avrtliar 
até que pc•nto elas forar11 de fato levadas em conta.. O'J, p.-::•r o•J.tro 
lado, como algur11as delas, apesar da extrema import~ncia que 
detir-,haro a Y1ivel do discurso geopolítico--estratégico dos 
militares, n~o parecem ter tido grande incidência na definiç~o do 
perfi 1 da IAB-

No que segue desta seç~o, e de maneira a permitir uma 
avaliaç~o prévia do papel que tenderiam a desempenhar as 
diferentes hipóteses de conflito na determinaç~o do perf~l da 
IAB, iremos apresentar nossa vis~o acerca d~ sua probabilidade de 
ocorrência. Para tanto, levaremos em conta a situaç~o atual e a 
que se apresenta como mais provável dado o processo de 
redemocratizaç~o que vive o país. A decis~o de enunciar n~ssa 
.vis~o sobre essa quest~o deriva da ausência de uma reflex~o 
sistemática sobre ela, quer por parte da comunidade acadêmica ou 
política, qt~\er, pr"'incipalmer-.te, pelos militaY'es br··asilei·ros. Com 
refer""êF•cia a estes últimos, o 11 s.iyilo rnonc.pólicc•'' com que a 
quest~o tem sido tratada chega às raias do despropósito ••• 

Na t""eal idade, a pat ... te que segue Y1~0 ·é irnprescir-.d.ível para 
prosseguir a análise que estamos fazendo. Ela se refere mais ao 
futuro do que às situaçbes passadas que poderiam explicar as 
caracteristicas que assumiu o parque produtor de material bélico 
brasileir""'o. As cor-,clusbes que esta parte possibilita s~o, Y1~0 

obstante, importantes para refletir sobre três temas de 
fundamental interêsse, abordados novamente em pontos posteriores 
deste tt""'abalhc•: (a) a tendêr.cia atua.l e futura de evcduçào da 
IAB; (b) os fatos e argumentos concernentes às hipoteses de 
conflito que devem ser levados em conta pela sociedade brasileira 
rto ser.tido de discutir a orier-•taç~o do setor; (c) e as diretr·izes 
que. poder~o levar a uma proposta de reorganizaç~o das FFAA 
brasi leit"'as. 

A ir,cll..tS~o desta parte r,o prese.·nte capítulo deve-se, por um 
ladc,, à t"'elaç:3:o que guarda cc•m a p;::u···te E1'!'"1terior. Pr..:•r outy·o, ao 
fato de que al~umas das hipóteses de conflito cuja probabilidade 

' 
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é avaliada, perm~neceram durante muito tempo como irnportantes e, 
apesar das· grandes transformaç~es por que passa o Pais e o 
continente sul-americano, continuam sendo · COY'1S ider·adas como 

•prováveis por uma parcela importante das FFAA. 

O quadro politico nacional está longe de apresentar 
-~lementos que demandem uma aç~o das FFAA no sentido de controlar 
militarmente movimentos subversivos organizados capazes de 
desestabilizar o processo de redemocratizaç~o em curso. Embora a 
situaç~o presente possa ser considerada explosiva do ponto de 
vista social, dada a extrema deterioraç~o do nivel de vida da 
populaç~o, é pouco provável a ocorréncia de tentativas de 
desestabilizaç~o por parte das forças de esquerda, como 
a1ega~amer-tte teria ocorridc• no passado. A expey·iência por elas 
vivida e o grau de maturidade hoje e~istente na sociedade 
brasileira apontam para açbes muito diversas. Por parte da ultra
direita, as tentativas de desestabilizaç~o a experiência 
histórica mostra - tenderiam a assumir um caráter n~o massivo e, 
em alguma medida, concatenadas com setores golpistas das FFAA. 
Demandariam delas, portanto, uma aç~o. muito mais do tipo 
preventivo, baseado na sua estrutura de informaç~es e hierarquia, 
do que numa capacidade de controle militar de movimentos 
orgar-ti zado~- ;;! 

A possibilidade de uma aç~o golpist~ por parte das FFAA, e 
em especial da Força hegemOnica, o Exército, ainda que atualmente 
menos pro~ável do que hà alguns anos, permanece. Com relaç~o a 
ela n~o há o que discutir no contexto da análi-se que ora. 
desenvolvemos. Resta esperar que a vocaç~o constitucionalista 
venha a predom~nar no interior das FFAA permitindo a evoluç~o do 
processo em curso. 

Afastada, ou pelo menos grandemente 
de conflito interna caracterizada em 
possibilidades de conflito externo. 

relativi4ada a hipótese 
(a) cabe investigar as 

A n!vel do continente americano o Brasil n~o parece ter. 
inimigos potenciais, apesar da importância conferida pelas FFAA à 
wanutençêto. de um esquerna dissuasór ... ic,. Caso seja rnant ida a 
politica até agora vigente de contornar, pela via diplomática, 
eventuais conflitos, e ainda mais se, corno se espera, for 
reforçada a posiç~o n~o agressiva em relaç~o aos paises latino
americanos, o Pais manter-se-ia sem inimigos no Continente. Neste 
sentido, a possibilidade de termos que nos defender de um ataque 
externo proveniente destes paises é remota. Entretantb, embora 
eliminada a hipótese de um aventureirismo expansionista 
brasileiro restaria a de que uma agress~o deste tipo - ainda que 
improvável pudesse ocorrer~ ~ para defender-se de uma aç~o 
impensada e provavelMente suiçida deste gênero que as nossas FFAA 
deveriam estar prepc.:1.:r•adas pa\""'"a dissuadi t"" ou repeli r. Como 
veremos, parece ser esta hipótese de conflito, caracterizada em 
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(b) e (c), a que apre~.er,ta probabilidade menos reduzida .. Pc•r isto 
ela será analisada em detalhe posteriormente. 

Tarnbém a hipótese de ir..-tet ... ve;r,ç~o em pa.íses latino-arnericanos 
que venham a ser controlados por regimes anti-norte-americanos, 
caract<?rizada em (dl, deve ser afastada, pelas razôes já 
comentadas. A mal1utenç~o e reforço de uma politica n~o agressiva 
do Pais no continente inviabilizaria tal atitude, ao passo qt~e 
uma aç~o de defesa frente a possiveis ataques daqueles paises nos 
levaria novamente ao caso recém abordado, e que merecerá maior 
artálise. 

Com relaç~o à ~ipótese de conflito com potências médias, 
cara6terizada em (e), cuja aparente probabilidade passou a se~ 
aventada depois do conflito das Malvinas, -é importante salientar 
alguns pontos: em primeiro lugar a impossibilidade do Brasil 
fazer"' fr ... er-.te ao poder--io bélicc• naval ou aeronaval (ir•clusive 
nuclear> de urn pais como a Inglaterra ou a França sern que sejam 
dispendidos recursos despropositados, dada a situaç~o atual do 
preparo de nossas FFAA. Em segundo lugar, h'á que considerar o 
car ... áter ofensivc• desemper.hado pela Argentir-1a r•o cc•nfliteo. Isto 
por--que nos parece irnpr"'c•vável que a ir-,iciati'/a de •~no ataque ao 
tet ... ritot ... iê:• br .... asi leiro par .. ta de uma potêr-,cia média. 

Sera tc•car as quest•~es à gec.:-po li t i c a 
internacional, restringir-nos-emas a considerar aspectos 
estrita~ente militares. O custo de mal~ter FFAA preparadas para 
uma iniciativa deste tipo, numa regi~o situada a _milhares de 
quilómetros ·é suficiente para desestimular uma aç~o ofensiva. 
Isto fica evidente pela ~ituaç~o por que passa a OTAN, na qual os 
paises europeus, premidos pelos seus próprios g~stos internos, 
demonstram-se cada vez mais reticentes a deslocar recursos para 
atender a seus pretensos compromissos politicos e militares. 

Ern t erce i t"o lugar as liçbes desse conflito mostram que o 
apoio palitico norte-americar.o fc•i decisivo para romper o 
momentâneo equilibrio de forças que chegou a cor1figurar-se. Na 
hipótese_em que estamos analisando, de uma agress~o proveniente 
de Uflla pc•têr-tcia wédi,;t, wesmo que 11 aliada'', é bast.-3r-,te provável 
que este apoio vit'ia a favor _do Brasil. Com maior raz~o este 
apoio existiria no caso de um ataque do bloco soviético (de 
remota probabilidade) pois tenderia a trasformar-se, rapidaroente, 
num conflito EUA-URSS. Por óltimo caberia pérguntar que 
problemas n~o-solucionáveis pela via diplomática poderiam ter 
esses paises em relaç~o ao Brasil capazes de juitificar urna 
agress~o? Fica ao leitcll""" ir-tvestigar, se inte-r"essado, esta 
situaç~o que nos parece t~o longínqua. 

A hipótese de confl-ito no 
sugere, mais do que uma preparaç~o 

necessidade de uma atuaç~o 

desenvolvimento das aç~es de 

Rt 1 ~·n ... t í co 
para a 

sentido 
pa:ises 

Sul exposta em (F) 
guert~a, a eventual 

de i-\Cc,rnpar-Jhar o 
Y'1a ut i 1 i zaç·'àc• da 

''· 
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regi~o como rota de comércio. Dado que a rota do Cabo da Boa 
Esper""aY1Ça vem sendo utilizada pat--a o supriwent.o de petróleo para 
os EUA (cerca de 25~ das impartaçbes norte-americanas) e a Europa 
ocidental (cerca de GO~) e que a presença da OT'AN na área é 
extremamente reduzida, tem havido um crescente interêsse em 
1'compa·r·tílhar .. com C1 Brasil e a Rrgel'"ltir-ta a "l'"'esponsabilidade de 
p..---oteç~o da ,... ..... egii;(o. E possível ider-ttificar inclusive uma pré
disposiç~o do Departamento de Defesa norte-americano no sentido 
de reorientar a preocupaç~o dos militares latino-americanos menos 
para o controle interno e para os conflitos intraregionais, e 
mais para as quest~es de defesa continental. 

No caso do Brasil, o fato de que 60~ da importaç~o d~ 

petróleo flui pela mes~a rota; é crescente o comércio coro os 
paises africanos; e cerca de 40~ das exportaç~es e um terço das 
importaç~es é realizada através de' f=~tlá1r-,tico Sul, indicam a 
importância da regi~o. N~o obstante, é necessário separar 
precisamente os interesses norte-americanos de delegar 
résponsabilidade na regi~o o que lhes permitiria concentrar 
esforços em outras áreas para eles prioritárias - dos interesses 
brasileiros. Também neste caso, parece-nos que o custo para dotar 
a Marinha de um poder de intervenç~o na área (estimado em atá 50 
bilhbes de dólares) parece totalmente injustificAdo tendo em 
vista as hipóteses reais de conflito er1yolvendo o Brasil. 

A hipótese de guerra mundial, tipificada em ( g ) , merece as 
mesmas consideraçbes feitas anteriormente com relaç~o ao custo de 
oportunidade associado à preparaç~o de nossas FFAA para esta 
eventualidade~ -Novamente neste caso é vital identificar os 
interresses nacionais as~ociados a esta hipótese e a conveniência 
dos EUA em delegar ao nosso Pais as responsabilidades que, em 
última ar,á.lise., por"" opç~o estratégica, lhe cabem. 

Embora n~o seja nosso objetivo, neste trabalho, explorar a 
quest~o de ur11a possível cor"'rida Y"tuclea·r er-ltre A"r"'ger-,t i na e o 
Brasil, parece-nos que é neste contexto que ela deveria ser 
analisada. Seu resultado, mais do que conferir uma superioridade 
militar a um dos contendores, seria o aparecimento de um alvo 
para o dispositivo nuclear das grandes poténcias. Assim, as 
pretensas vantagens.associadas._a uma superioridade regional e a 
possibilidade de atuaç~o num conflito nuclear devem ser 
cuidadosar~ehte avalidadas por estes dois paises à semelhança do 
que atualmente est~o fazendo as potências médias e os pequenos 

•paises da Eur"'opa • 

• 5· 3. O se!li!}ent,-, pl""'Odut•;:.t"' de carros de combate - Exé·rcito~ 

~G Er-ct r e c• 
rta elabot"'açâo 
Bart'c•s ( 1 '378), 

grande número de fontes bibliográficas utilizadas 
desta seç~o, merecem ser citadas as seguintes: 

Baste• (1'384), Beck (1'385>, Beck e Lapa (1987), 
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Como já foi assinalado na introduç~o deste capitulo, esta 
seç~o difere das que a seguer11 pela sua maior"' exter1s~o e 
abrangência. Este fato decorre, em primeiro lugar, do 
reconhecimento de que o Exército foi a força que primeiro se 
preocupou com a produç~o local do material bélico de que 

--~~cessitava. Consequentemente, por ter sido no seu âmbito em que 
sâo primeiro tratadas as questbes relativas a esta intenç~o, é 
compreensível que seja na parte a ele mais diretamente 
relacionada que elas sejam abordadas. Em segundo lugar está o 
fato de que desde o inicio do processo que levou à constituiç~o 

da iY1dústria de material bélico F10 Pais, era o exé·r-'cito a força 
sir-sgular mais in1portante e hegemôníca; o que fazia com que o 
d~bat~ sobre aquelas ·quest~es e o encarninhamento das decisbe~ 
correspondentes ocorressem, necessariamente,. no seu ambito. EM 
terceiro lugar~ e quase certamente como decorrência do maior 
pCtdet"' pc•líticc~ que detém o Exército, foram as açêles visar.do a 
produç~o local de material bélico por ele empregado as que maior 
t rar-tscer.dêr-.c i a t i v eram.. F i na lment e, e cor-.seq uent erneY"1t e, o 
segmento de carro de combate, a ele adstrito, foi o que nucleou a 
maior parte das medidas de política paulatinamente estendidas ao 
conjunto da IAB •. Mais do que isto, foi do interior deste segmento 
que emer .. g i~u a empresa e a força política (e o principal 
personagem) responsável pela dinamica que assumiu a IAB . 

• 
A primeira raz~o é a que nos levou a incluir n~sta parte do 

trabalho ~ma retrospectiva histórica relativa ao surgimento, no 
Pais, das primeiras instalaç~es de produç~o de màterial de. 
emprego milita~ que posteriormente dar~o origem ao sistema de 
fabricaç~o de material bélico do Exército (prirneiro item). A 
segunda é a que nos levou a apresentada aqui a refl.ex~o sobre o 
papel do pensamento formulado pela ESG relacionado às questbes 
tecnológicas e industriais e ao desenvolvimento desta indústria 
de material bélico (segundo item). A t~rceira e quarta razbes 
fizeram com que optássemos por incluir nesta seç~o uma série de 
eventos de import~ncia para a IAB como um todo, destacando, 
sempre que conveniente, o papel da Engesa e do seu proprietário e 
presidente nos mesmos. A import3ncia que passou a ter este 
personagem,- a ponto de se tornar o ''inspirador'' se n~o o 
responsável direto p~r decis~es cruciais para o desenvolvimento 

BERNARDINI (1983>, Berr-,hard (1982), Brazil (1983>, Bt•igag~o 

(1983), Calliraux e Pt'c•ença Jr. (1985), Carnpbell <1982 e 1':185), 
Cat•usc• (1'384>, Castt·eo, (1984>, Castt•o (1'381), Caullit-aux (1985), 
Dagrtino (1987), O desafio (1983), Einaudi (1'3"73), For1tanel e 
Sar ... aiva (1984>, Fet"'Y"It3Y"ides (1~83)., FurKJC:\Ç~O (19B5, 1':.187), Godoy 
(1987>, The heli>< (1'::.183), Imbel (1'383), Kla,~e (1':lB4l, Lagoa 
(1'383), Mut"'a (1'382), ·Nigr--is (1972), Os tar1ques (1983>., Os 
ver-,er-.osc•s ( 1983) ., Pt"'oer-,ça Jt... ( 1985, 1987 e te se) , Ross ( 1981) , 
Ross ( 1'384), Sr.lith ( 1985), Stepar. ( 1985) ,- Wi ll iarns ( 1982). 

. ' 
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do i tem que 

O fato deste segmento ser o abordado em primeiro lugar está, 
também determinado pelas mesmas raz~es. O tratamento posterior 
dos outros segmentos ver-se-á facilitado e, por outro lado, 
permitirá concerltrar a ate1~ç~o naqueles pontos em que eles 
apresentam especificidades ou traços paradigmáticos merecedores 
de atenç~o, como a quest~o do desenvolvimento cientifico e 
tecrK•lógico, pc•r exempl•:•, tratata co:•m maior detalhe na seç~o 
relativa ao segmento aeronáutico. 

O terceiro item refere-se à importància crescente qLle 
passou a desempenhar o carro de combate sobre rodas na guerr~ 
moderna após a Segunda-Guerra Mundial e, em especial, quando da 
ocorrência dos pt'imeiros conflitos no Oriente ~lédio, do inicio 
dos anos setenta. O quarto item apresenta o surgimento do carro 
de combate brasileiro e, no seu âmbito, trata da empresa 
responsável pela sua produç~o, a Engesa, cuja operaç~o e poder de 
barganha tiveram uma importância crucial para o desenvolvimento 
da IAB como um todo. Neste mesmo item é tratada a empresa 
Bernardini, responsável pelo re-potenciamento dos carros de 
combate sobre lag~rtas do Exército brasileiro. Quest~es corno a da 
nudança da concepç~o das FFRn brasileiras acerca da fiiObilizaç~o 
industt-""ial, das t"'elaç~es com os EUA, ou a política de 
exportaç~es, etc, que dizem respeito ao~conjunt.o da IAB, mas que, 
entretanto, parecem ter sido encaradas para atender 
primordialmente .aos objetivos do segmento prodLttivo 
responsabiLidade do Exército, s~o igualroente t~~atadas neste 

4.3.1.Retrospecto Histórico 

SC•b a 
i t ew-.. 

bélico necess~rio à ope~ ... aç~c~ das 
forças terrestres e navais que na época constituíam o dispositivo 
de defesa mantido par Portugal na colOnia, só ~e inicia em 1808, 
no bojo de' surto de modernizaç~o determinado pela vinda da 
familia real. ~ nesta data que se dá a fundaç~o, ãs margey,s da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, de uma fábrica de pólvora, utilizada 
como ex~losivo e propelente das muniç~es de guerra. 
Posteriormente esta-fábrica foi transferida para Petrópolis, onde 
se encontra em operaç~o até os dias de hoje sob o nom~ de Fábrica 
Estrela. Ainda no século passado foi fundada a Fábrica do 
Realengo, destinada à fabricaç~o de muniç~o de infantaria, já 
ent~o dotada de cartuchos metálicos. 

Em 1909, foi fundada a Fábrica de Pólvora sem Furnaça, mais 
tarde denominada Fábrica de Pólvoras e Explosivos de Piquete, e 
que finalmente adquiriu o nome de Fábrica Presidente Vargas. 

Na década de 1930, em funç~o dos compromissos assumidos pela 
governo com o Exército, e no bojo de IJM processo de ~1odernizaç~o 
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impulsio\"'1ado pela sua cort"'ente "profissic<l'"talista'' (ver.seç~c. 

4. 1>, verificou-se uma série de eventos de importancia na área de 
pt ... oduç~o de rnatet"'ial bélico. Naquela década, e sob a 
responsabilidade do Ministél~io do Exército, foram criados: 
-o Grupo de Fabricaç~o de Pólvora de Base Dupla; 
-a Fábrica de Armas (atual Fábrica de Itajubál, para a produç~o 

-de at .... mameY.tos portáteis; 
-a Fábrica de Es~oletas e Estopilhas de Artilharia (atual Fábrica 
de Juiz de 'Feot•a); 
-a Fébrica do Andarai, para a fabricaç~o de granadas para 
a>'t i lha,' i a; 
-a Fábrica de Curitiba, para a produç~o de fog~es de campanha, 
reboques e viaturas; 
--a Fábr"ica de Bonsucessc•, para a fabricaç:tco de gases de cc,mbate-, 
máscaras cor,tra. gases, ·etc. 

Ademais das instalaç~es citadas, de responsabilidade do 
Exército, existiam outras fábricas de armas, como a Rossi e 
Taurus, no Rio Gr"aY",de do Sul que t ir,ham alguma impo0tâ.rtcia no 
s~primento de armamento leve para o Exército. Além dos aspectos 
relativos à quest~o do suprimento de ·material bélico para o 
Exército brasileiro, seja produzido localmente se_ja importado, 
que foram indicados na seç~o 4.1, pouco haveria a acrescentar. De 
~ato, os ~lementos apresentados s~o suficientes para caracterizar 
uma situaç~o de relativa dependência e~ relaç~o ao exterior para 
o suprimento dos armamentos necessários à operaç~o do Exército~ 
embora o mesmo ~~o possa ser dito no que tange a r~ateriais de 
empr"ego Cot"'reF,te. 

Come' foi ar,terictt"'Uier,te irtdicadc~, apesar das ·ir.iciativas 
levadas a cabo pelo gov~~no brasileiro, ocorridas imediataMente 
antes e durante a Segunda Guerra Mundial, visando a instalaç~o de 
unidades para a pl" .... oduçg,;c, de material bélico mais sofisticado, e 
que poderiam ter determinado uma evoluç~o bastante distinta da 
IAB, nada de mais importante parece merecer destaque. O fim d~ 
Segunda Guerra Mundial, cor~o assinalamos deter~inou uma situaç~a 
que ter~dia a inibir a fabricaç~o local de armamentos, ern especial 
de sistemas de armas, fazendo com que a ind~stria brasileira de 
material bélico n~o tivesse um desenvolvimento significativo até 
meados dos anos sessenta. 

A fim de po~sibilitar a compreens~o do que viria a suceder 
em meados da década de 1960, em relaç~o à indústria de material 
bélica, é interessante retomar a análise desen~olvida na seç~o 
4.1, relacionada ao pensamento dos militares brasileiro~, em 
particctlar ac• conceito "segurança e desenvolvimento", já 
formulado por Góes Mo11teiro e seus seguido~es na década de 1930. 
Neste sentido é que se apresenta a seguir um breve apanhado das 
idéias e conceitos formulados no âmbito da ESG, que serviram para 
definir o contexto n9 qual seria decidido o desenvolvimento da 
indústria brasileira de material bélico~ 
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4. 3 .. i:=: O c~~!r•t_§?'.lit.~~p~;~J.i.:Lico-:_es.t r"'ª-:t~:.n.tço e ó df-?<.:ier·.yo 1 v i mer-.t o da 
ir,dú'ª:tr::.Ja de r11at~ri.::c.l bél icn: a ~or'"tfAnci_..!:::\ da ESG 

A "DoutriY'1a de Segtn"'ay,ça NacioF•al 11 se CO\"Ifigt.tt"'a, a partit"' de 
1964, no elemento fundamental que orienta o desenvolvimento 
brasileiro e que explica as aç~es dos militares nos várias campos 
de atuaç~o a que se dedicaram desde essa época. Sua origem, 
entretanto, reroonta aos primeiros anos deste século, quando os 
militares brasileiros resolveram arrogar-se a tarefa de promover 
o desenvolvimento do Pais, ao mesmo tempo em que permaneciam 
constitucionalmente responsávei~ pela segurança externa e pel~ 

manutenç~o da ''ordem interna''. Embora o conceito de ''segurança e 
desenvolvimento'' já tivesse sido formulado e levado à prática 
anteriorr~ente~ é com os ensaios escritos por Golbery da Couto e 
Silva, desde 1952, e compilados ·no célebre livr-·o Q_eoQ.Pll.tL_ca_do 
ª-!:.§l.?_U (Silva~ 196.7), que adquit""e sua fc,rma 11 acabada 11

, ou pelo 
menos mais cc'Y1hecida ... 

O pensamento geopolitico do gen. Golbery serviu como base 
doutrinária para a consolidaç~o da Escola Superior de Guerra 
<ESG), fundada em 1948. O papel deste organismo como formulador e 
di fusór da doutr ... i Y1a de Segur ... anÇa Nacional, fc,rrnador da 
COYtSciéncia das elites militares e civis bt"asileii .... as, 
ar ... ticuladc•r das açbes que levar"'am à formaç~o do Ir.stituto de 
Pesquisas e Estudos ·soc:iais e, firtalrlleY•te, ao golpe militar de 
1964, tem sido analisado por diversos autores (ver, entre outros, 
Dreifuss, 1984). N~o é nossa intenç~o retomar aqui essas 
análises, mas sim desta~ar um aspecto contraditório da atuaç~o da 
ESG, no que se refere à implantaç~o da indústria de armamentos no 
País. 

O primeiro pólo dessa contradiç~o está ligado ao papel de 
aliado pref'ereY,cial q._le o Bt"asil, segur.do .a corrente HJais 
importante do pensamento militar, deveria assumir após a Segunda 
Guerra Mundial em relaç~o aos EUA, e que determina uma politica 
de aproximaç~o e influência deste pais na definiç~o dos rumos do 
desenvolvimento b~asileiro. A nível de sua percepç~o de 
segurança, o elemento centrai reside na adoç~o da postura norte
americar.a no cenário estratégico da ''Guerra Fria''. Como 
resultado, o combate à mar,ifestaç~o i·nterr-.a dó 11 CC,muniswo 
internacional'', o chamado ''inimigo interno'', se configura como a 
miss~o mais importante das FFAA brasileiras. 

As origens dessa influência, entretanto, deve~1 ser buscadas 
Y'ttHna r~elaçi:to que sr:? estabele.ce bastante antes er-,tre as elites 
brasileiras e norte-americanas, que tem um importante papel na 
definiç~o da politi~a exterior dos EUA face ao conjunto da 
AméY'ica LatiYta e, f11esmo, a outras regit1es de• Terc.·eiro l.,..lu-r~do. 

Assim é que, por exernplo, em meados da década de 50, antes que os 
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o problema da 
da ESG já o 

Nos~E.a t-. ipQtese é a de que muitc•s dos elementos da 1'doutrif-,a 
do Pentágo~o·•, que passa a influenciar grandemente a politica 
exterior norte-americana, e, especialmente, o papel atribuido aos 
Militares nos paises do Terceiro Mundo (legitimados pelas, ou 
impostos às, sociedades destes paises), decorre de uma re-leitura 
dc1s acor,tec ifllel",tos da hist ór-.ia t"'epubl i cana, e de sua 
inter"'pr--etaç2lc~., pelas elites brasileiras.. A percepç·~'1o de que os 
militares do Terceiro Mundo eram a ónica força suficientemente 
esclarecida e organizada para liderar o processo de 
••modet .... nizaç~c•'' das sociedades destes países pode ser ir,terpr""etado 
conio um exer11plo de idéia ou conceito que fc·i retirado da 
expet"'iér-tcia bras i leit ... a e incot"'POY'ado à "doutrina do Pel .. ,tt-tgCtY"I0 11 

.. 

Um exemplo interessante deste pretenso papel dos militares no 
Terceiro Mundo é o caso do Brasil. Este foi praticament-e o único 
pais em que os militares tiveram, de fato, uma atuaç~o coerente 
com corpo ideológico formulado. Em o~tros países da América 
Latina submetidos à hegemc~Y'"tia dos militat ... es, por e}{emplo, à parte 
dos efeitos perversos, conhecidos e extensivos aos seus colegas 
brasileiros, pode-se observar uma grande incapacidade para a 
prortloç~o~ da "roodernizaç~o·• postulada. 

A mençào a este paradoxo, da -subordinaç~o aos EUR, por um 
lado, e da realizaç~o de esforços visando a autonomia, por 
üUtt"Co, j,~O tertl pOt" objetiVO de apt"C•fundar SUa ar,álie,E?, O que está 
além de• escopo deste trabalho, e tarnbém de rcossa f arai li ar idade 
com o tema. Tem, simplesmente a ~unç~o de ilustrar como, apesar 
da iwpot"t~ncia da ir,flu·éncia Y"lt:•rte-americana, foi possível gerar 
um pensamento contr~ditório em relaç~o a ela, de grande 
import~ncia para a implantaç~o da IAB. O efeito dessa influência, 
e da modernizaç~o, que era entendida como um processo que lev~ria 
à construç~o de uma sociedade análoga à norte-americana, 
ifllplicava, em termos da postuY'a dos militares em relação ao 
aparelhamento das FFAA, numa aceitaç~o irrestrita dos ditames da 
est"t"'atégia dos EUn. Isto, por sua vez, Y"1~0 significç;,va apenas 
que o Br_asi 1 de v i a se a 1 i nhar j unt•:• aos EUA r. a defesa d() ''m•_t...-,do 
livre•• ante a ameaça do ''imperialismo russo''; os cenérios de 
guerra, a organizàç~o das FFAR, e o que é mais importante no 
cor-,texto deste trabalho, C• armamento utilizado, de\1eria.r.1 ser 
compativeis com os adotados pelos EUA. Mais do que isto, deveriam 
ser adquiridos dos EUA. 

De fato, no periodo que sucede a Segunda Guerra Mundial, é 
implementada pelos EUA uma politica de transferência de material 
bélico pat"'a a f-)rnérica Lat i...-,a, e em especial pi:\rA o Bri:,si 1, 
bastante coerer,te com o ·contexto acima caracterizado (ver 
capitulo 2). É somente l'"t<:• ir-,:í.cio dos anos setentc::-1 q1..te esta 
pol :ít ica começa a set"' revista, terrtliYtal""•do poi" levar a um 
cor,siderável afastaMento entre Brasil e EUA nest2 área. Mais 
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adiante, nesta mesm~ seç~o, s~o abordadas as razbes especificas 
que levat"'aral a este dista-rtciamento. 

O segundo pólo da cont~adiç~o implícita no ·ideário da ESG se 
relaciona às implicaç~es que o pensamento geopolitico, a doutrina 
de Segurança Nacional, e o ''binômio segurança e desenvolvimento'' 
t_êm sobre a quest~o da constitui ç'2(o das bases par--a a cor-tsecltÇ~O 

do ob.j et i v o de t ·r-'ansformar"' o Brasil Yaa "gr-'aY'tde pot éYac i a'' do 
futuro e, especialmente, sobre o problema do aparelhamento das 
FFAA. Se a 11 rnode·r-rtizaç~o 11 implicava em seguit ... t"'eceitas que 
levavaro, no terreno material, ao privilegiamento da indústria e 
do capital multinacional, à adoç~o de tecnologias estrangeiras, 
etc, era, por outro lado, evidente, que o ''projeto de Brasil 
grande poténcia•• supunha um grau de autoY.omia, e uma pr'eocupaç~o 
com a constituiç~o de Uma infraestrutura local de atendimento à 
demanda tecnológica, significativar~ent~ maiores. Esta 
contradiç~o, se n~o entre os distintos objetivos da doutrina de 
usegur"'a·nça e desenvolvime-r.tou, pelo meF10S Y1a. fo·rma de sua 
impler~entaç~o, é encontrada em outros campos que n~o o da 
produç~o de matet"'ial bélico. O Ci::iSO do impulso coy,cedido pelos 
militares, pr ..... iYtcipalwer,te durante a década de 1970, à 
constituiç~o da estrutura cientifica e tecnológica do Pais, ao 
mesmo tempo que era estimulada a importaç~o de tecnologia, 
inclusive pelas empl~esas estatais, constitui uma manifestaç~o 
ÍFtequívoca dessa COl''ttt"'adiç~o (ver, por exemplo, Dagníno, 1'383). 

N~o cabe aqui entrar na análise de até que ponto essa 
contradiç~o era exclusivamente algo inerente à própt"'ia doutrina
e, por"'tanto, se manifestava nc• intimo de cada iYtdividuc• que a 
abraçava, sendo de alguma maneira responsável por. decis~es 

significativas ou se havia Yma polarizaç~o adicional, 
decorrente de outros inte~esses, eventualmente estranhos à miss~o 

nacionalista de promover o desenvolvimento do Pais, c•u até 
excusos. De qualquer forma, a forte hipótese da existêricia de um 
monolitismo hortesto e bem intencionado~ no interior da elite 
bt"asi leir·a., a t"'espeito dessas quest~es n~o é iYtC.C•mpat ível cc·rn· a 
duplicidade e até ''esquizofrenia'' no seu encaminh~mento. 

Para o escopo deste trabalho cabe., portanto, destacar o 
t"'esultado do embate entre a concepç~o de autonornia, e a de 
11 rrtoder"'nizaçg{o 11 de ÍYifluêFtCia y,orte-americaysa pólos dessa 
contradiç~o, na politica adot~da pelas FFAA no que tange a 
pt"'oduç~o de matet-.ial bélicc•R E, o que é mais notável, i1"1dicar que 
os mesmos organismos (ESG/IPES) responsáveis, por exewplo, pela 
preparaç~o do golpe militar 11 pró-americano'1 de 1954 foram os que: 
-ensejaram a formulaç~o do marco conceitual que fez despertar a 
conveniência da implantaç~o de uma indústria de material bélico 

·no Pais; e serviram como instàncias da articul~ç~c. dos interesses 
militat"'es e empt"esar"'iais que perrnitit-..am as primeiras açbes 
tendentes à implementaç~o .da fase moderna da indóstria de 
armamentos brasileira,· com a criaç~o do Grupo Perm&nente de 
~lobilizaç~o Industrial, no âmbito da FIESP~ 
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inte~~-na de C3:Y'marnf~.I.!...i;:os n•2 final d•2_ ___ g_pver1'"10 Gnulart e sua 
wanute_!:!_Ç~O após q-~~l.Q..~ 

~ interessante notar, entretar1to, que o germe do Movimento 
que veio a amadurecer alguns anos depois, e num contexto politico 
interno e de influência dos EUA sobre a realidade brasileira, 
totalmente distinto, foi tomada no âmbito do governo ''anti-norte
ar,let"'icanc•" de Goulc::n"'t. Pt'"'ec•cupadc• com a total dependé.,.-,cia das 
FFAA brasileiras em relaç~o aos EUA para o seu aparelhamento, .e 
com a falta de capacidade local para a produç~o de material 
bélico exceto o de muito pequena sofisticaç~o, Goulart teria 
estimulado seu Ministro da Guerra a buscar uma revers~o desta 
situaç~o. Nesta época já estava em pleno andamento a padronizaç~o 

dos arr~amentos utilizados pelos paises da OTAN, Sua ·existência 
permitia a utilizaç~o pelas FFAA brasileiras, sem pr~ejuizo de sua 
capacidade operacional, de equipamentos produzidos em outros 
paises que n~o os EUA. Procurando tirar partido desta situaç~o, 
os militares brasileiros resolveram procurar um parceiro europeu 
que estivesse disposto a tt'ansferir a tecnologia necessária para 
nacionalizar a\guns itens menos sofisticados do arsenal do 
Exét"'citc. •• Assim, er11 fevereit"'CI de "19E4, foi estabelecido tun 
cor,tt"'atc,, cofll a Bélgica, pa'r"'a a aquisiç~o de 50 mil rifles, o 
qual dava direito à sua posterior fabricaç~o pela indústria 
nacional (l'r1at""'ÍY"ti, 1'380)"'.. Após a queda de Go1~_tlart, Q Y"10VO 

Mini·stro da Guerra, gen. Costa e Silva confirmou a operaç~o. 

Como já vimos a~teriormente, a produç~o interna dos 
equipamentos, que se visualizava como necessários, era uma 
ambiç~o bastante antiga entre uma facç~o dos militares 
br"'asi leiros. O tr""echc' acima indica comó foi ganhar1do corpo, nos 
primeiras anos da década de 60, e numa conjUl1tura coJnpletamente 
distinta da que iria vigorar após o golpe, um.novo enfoque para 
quest~o da produç~o local de armamentos. 

Qua5e 
Nacional da 

ao mesn1o 
I rodúst ri a, 

tempo, ao 
o ge·1r1~ra 1 

tomar"' posse na Co1'"1fedE·raç~o 

Edmundo Macedo Soares e SilvaQ, 

7 Ruy Mau-rc• Marird, em seu livro Subdesar"'ro11o y 
Revolución, publicado efll 1969, foi o primei"t""'"O cientista social 
brasileirbes a tratar o tema da produç~o de armamentos no Pais. 
Com uma notável capacidade de antevis~o do que viria a ser o 
desenvolvimento desta indústria, descreveu os primeiros passos da 
fase moderna da produç~o de material bélico no Pais. 

0 A figura do ~eneral Macedo Soares parece ter sido, desde 
os teropas da criaç~o de Volta Redonda, um impc.rtante enlace dos 
interesses militares e empresariais do Pais. 
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de 
a 

autoy,omia r,aciortal. 
par .... tir" dai ir•dicararn 
(~lat'ini, 1980). 

Vât"' i as açíj;es 
a i l .... ,t €"~nçâ"o de 

implementadas pelo governo a 
levar a cabo essa política 

Ao que ttido indica, essa nova concepç~o já estava em 
--gestaç~o desde antes da criaç~o do Grupo Permanente de 
Mobilizaç~o Industrial, no âmbito da FIESP, tido como um marco de 
uma nova posiç~o dos militares <e empresários) àquele respeito. A 
criaç~o do GPMI teria sido uma dessas aç~es decorrentes da 
posiç~o assumida pelo governo militar, após o golpe, que teve uma 
import~ncia crucial para a assentar as bases materiais e 
políticas da fase atual da irodústria de rnatet-ial bél ice• 

·bras i I eira. 

Segundo alguns autores, c~ GPMI teria sido criado após o 
golpe r11i l itar de 1954 (8rigag~o, 1'384). Entretanto, n~o é isto c• 
que se pode depreender da palestt'a t'eal izada na ESG pelo ent~eo 
pt"'esider-,te da FIESP, em 1972. No torn "romar1eSC0 11 que marca toda a 
sua preleç~o ele dizia: 

11 DepCtlS de vitoric,sa a Revoluç~o, f__!co,-L_c;!gcidi.9...s;:_ que c• Grupo 
Pet"'nl_ar-,ent e de Mobi 1 i zaç~o Industrial, cujos fur,dado·r"'eS Tc•-rarn 
um P'..tg_W=· i~....!d.§J:'r''~ _de civis e militares n~'' ser;i_a dissnlvidr., 
cortt i nuando, pois, a prestar-- ~ua col aboraç~o às For ..... ças 
Armadas do Brasil. Objetivando a dar-lh~ estruturaç~o 

de~initiva, foram fixadas suas diretrizes e definidas S'Jas 
metas, que est~o consubstanciadas num documento já publicado 

·pela entidade represeY"ttativa da iY"tdústria paulista .... " 
(Nigris, 1'372) .. (sublinhado y-,osso). 

Pode-se depreender da cítaç~o que o ''pugilo ilustre'' já se 
havia reunido antes do golpe militar para prestar colaboraç~o às 
FFAA. O que n~o fica claro é se esta col·aboraç~o envc•lvia alguma 
aç~o relativa à mobilizaç~o industrial propriamente dita, ou se 
estava destinada a outros tipos de ''mobilizaçao'', que poderiam 
ír.clui.-... , pot"" exemplo, a pt--epar--açâ;(c, do golpe. Se tomarrllOS o 
cc•r.ceitc• da ESG de "Mc.bilizaç~o Nacional" vemos que ele 
compreende as atividades impulsionadas pelo Estado desde ~ma 

"situaç~o comum 11
, objetivar1do adquil'"Ír a capacitaç~o r-,ecessár-.ia 

para enfrentar uma ''situaç~o de emergência de grau excepcional'', 
e desta maneira conduzir novamente o Pais à normalidade, uma vez 
controlado o motivo da perturbaç~o ocorrida. A situaç~o de 
emergência inclui tanto as advindas de ameaças externas·corno 
aquelas de origem interna, estas referidas ao risco de.uma ''grave 
pet--t Ut"'bnç~o da ordern" .. 

O cor.ceito er,volve a existé-r,cia de trés fases de 
mobilizaç~o: a de preparaç~o, durante uma situaç~o normal; a de 
execuç~o, dut"'ant e · uma si t t.taç~o de emergí?nc i a; e a de 
desmobilizaç~o, que implica no retorno à situaç~o normal. A 



Mobilizaçg(o Ni:=tcional, e ertt particular sua fase de execuç~o, 
quando se torna necessário a transferêYtcia de meios provenier,tes 
do ~r11bito ci'.-'il pt::n"'a o militar"', contém ou abr""'an·ge quatro 
exp ... ""esst:1es impcq·"'tar,tes: a ecoriCHflica, a mi 1 itar, a pol it ica e a 
psicc,social As duas últimas sup~em, t"'espect ivamente, a 
concentt"'aç~o da autor"' idade nas m~os do poder executivo e ·y,a 
restriç~o das liberdades individuais; e a manutenç~o do moral da 
Ytaç~o y-,urn r-tível elevado e a criaç~o de um ·"clima psicosocial" de 
apeai o aos mot i vc1s da mot?i 1 i zaç~o. <ESG, 1981}. 

Cor110 se vê, n~o pode ser afa~:;;tada a hipótese de qtte c' tal 
npltgilo i·lustre 11 tertha participado Yta preparaç~o do golpe 
militar, dado que se configurava uma situaç~o d~ emergência que 
demandava a criaç~o de uma situaç~o de apoio ao movirnento 
gc•lpista, nos ~mbitos ecor-.ómico, militar, politícc' e psicc•sc•cia.l. 
E que, posteriormente, ''controlado o motivo da perturbaç~o 

ocorrida'', tenha resolvido iniciar um processo d~ desmobilizaç~o 

y,as ár-'eas que já r-.Zito demar-,davam ·sua at uaç~o e cor,cey,trar-se r, a 
que se afigurava como importante para o futuro. O fato de que a 
articulaç~o/mudança de nome e o status/criaç~o institucional do 
GPMI tenha contado decisivamente com a participaç~b de membros do 
IPES, é um bom indicio de sua natureza. Seu primeiro presidente, 
C• emp'r ... eSát''ÍCt Vitór-"io Ferraz, foi uw importante perso·nagern do 
p..,-c,cesso _desencadeado por ... aquele ir-,st ituto e que culmiY•OIJ. com o 
golpe de 54. 

A palestra êle Theobaldo de NigY'is cor-•tém, entretEtYttc), outros 
pontos que Merecem ser explorados. Na verdade, o documento a que 
deu c•t"'i gem é UfJ1 dos rar"'os rnowentos em que for--am c-1arawe.,.-.te 
colocados os objetivos de criaç~o.da IAB. Ainda segundo_Nigris: 

'
1 0 Movimento de 31 de março de 1964, necessitando, naquela 
ocasi~o, de- rliaic~r- quar-,tidade de equipameYtto, Yt~O só rnilitar, 
mas de uso comu~ às Forças Rrmadas no Estado de S~o Pa•Jlo 
( .... refe\· ... e-se, qqui à polícia wilitar ..... ), deu praticamente, 
c-ri gem à for-·maç~o do Grupo Pet"'ftlanent e de Mob.i 1 i zaç:ho 
Indctstrial da FIESP." 

E segue, 
''Ao criarmos esse importante organismo, tivemos presente a 
idéia de que cabia a todos os br""asi leircts e, principalr11e·r.te, 
às classes produtoras, a responsabilidade de .manter 3S 

Forças Armadas bem providas, pois disto dependem nossa 
segur""aY•ça i r-d;erna e exter"na e noss.ª-sobr!?Y i vt::'r1c i a cor110 
homey-,s livre~. 11 (Nigris, 1'372, p. fü, subli·r1hado Y"ICtSSO-) 

A criaç~o de uma capacitaç~o interna para a produç~o dos 
equipamentos necessários ao cumprimento da funç~o das FFAA, era 
énc~rada, pelo menos a nivel do discurso (romanesco como 
indicado, é verdade), como uma quest~o de patriotismo e de de~esa 
da liber~dade e da democracia. A conotaç~o de segurança, ou de 
''defesa'• interna, é também evidente ná preleç~o de Nigris, como o 



é a idéia de que e r-· a ur.1a re~,poy,sabi 1 i d.ade dos er,1p'r"'esái-"' i os áj ud ar 
as FFAA a preservá-la. Corno se os empresários, ao se dedicareM à 
produç~o daqueles equipamentos estivessem, n~o só abnegadamente 
cumpt"'indo a sua pat"'te r-ta situaç~o de "permanente fl1()bilizaç2to 1

' 

futura, como retribuindo a atuaç~o das FFAA na defesa de ''sua 
sobt"'evivência come' homeY'1S 1 ivr'eS 11 (leia-se dos seus ir.ter ... esses 
ECOY'tÓfll i COS) • 

Há em todo o documento, escrito em 1972, apenas uma 
referência, de passagem, à cor.veniência da expor"'taç~S:'• Toda a 
ênfase é posta no aparelhamento das FFAA e das policias 
militares, a ser conseguido através da capacitaç~o da indústria 
nacional via a colocaç~o de ''encomendas educativas'' por parte da~ 
autoridades militares. Isto parece indicar que, pelo menos ª 
y,ív,g_Ldc_• __ GEJ.:1I.., n~o havia, até aquela época uma pre?ocupaçâ:o com a 
aquela quest~o- Este fato, juntamente com outros que transparecem 
de outros pronuncian1entos e notícias, permite que se estabeleça a 
hipótese de que, durante os primeiros anos da ''era moderna'' da 
produç~o de material bélico no Brasil, que denomiriaroos ''fase da 
mobilizaç~o'', o mercado externo n~o era~ considerado pelos 
empresários como um instrumento importante para o estabelecimento 
da IAB. ~ numa fase bastante posterior, que denominamos '1 fase da 
exportaç~ou, e que se inaugura em Y975, que se estabelece 
claramente o papel crucial das exportaç~es nesse processo. 

As declaraçbes e preparativos que se faziam no Pais, após o 
~olpe milit~r, no sentido da produç~o local de material bélico 
n~o passaram deiapercebidos às autoridades norte-americanas. Em 
agosto de 1965, o subsecretário de Defesa para Assuntos do 
Extremo-Oriente, Avin Freeman, manifestou a empresários 
brasileiros o interêsse do Pentágono em adquirir material bélico 
produzido no pais para emprego no Vietn~, em virtude da 
dificuldade ent~o visualizada de mobilizar a indústria norte
americana em caso de uma guerra n~o declarada. 

Em janeit"'O de !'3Gb., regr"'essar,do de uma viagem aos EUA, o 
presidente do GPMI, Vitória Ferraz, dava maior credibilidade ao 
assunto, declat"'aY"tdo que a i·ndústria bras i !eira ia fabricar 
armame11tos para colaborar com os norte-americanos na guerra do 
Vietr.~~ "Colabot"'?.Y1do com o exte..-.-m.í.nio do Vietcong, . <Bras i 1) 
aproveitaria a capacidade ociosa de suas fábricas e permitiria a 
criaç~o de 180 mil novos empregos~ Simultaneamente combateremos o 
con1uniswo e o desemprego .. 11 <Ç.::'t"'t"'ei_:d......Q.a· !Yfanh~, jarr,eiro de 1956, 
citado em Marini, 1980:73). A citaç~o tem pelo menos quatro 
pontos que merecem destaque: (a) o anti-comunismo ao mesmo tempo 
ingér,uo e radical, t~o ao goste• da época; (b) c. vulto do 
·em_preend i r,ler.tC~ cont er,lp 1 a do, capaz de gerar l"1ada r11Ef"10S que 180 
mil empregos, número apenas 2,4 vezes menor do que o hoje 

·correspondente a indústria de armamentos francesa, responsavel 
por 15'í' das exportaç~cs mundiais; (c) as difictlldades de caráter-' 
produtivo e tecnológico que existiriam para a sua 
e a pro~undidade e abrangéncia da cooperaç~o 

i mp 1 err.ent açâ.c., 
Brasil-EUA q~_le 



implicava; e (d) E\ f1lf:?Y"1Çi1o eHpl:í.cita, 
possibilidade de ocupa..-... a capacidade
produç~o de rJtateY'ial bélico. 
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feito. pela JYr'irnr?ira vez, à 
Ctciose. da indústria via 

Na verdade, o empreendimento 11 Caia como uma luva'' para as 
motivações do gt:-upo que havia cr"'"iado o GPMI. ~~)lém dos dois 
objetivos mencionados pelo seu lider, e· os expressados desde o 
principio, de fornecer material bélico às FFAA para a defesa 
interna e, eventualmente, externa, o GPMI iria servir como um 
importante elo de ligaç~o entre o Brasil e o seu modelo e 
exemplo, os EUA. A consecuç~o da autonomia brasi~eira.na área de 
material bélico seria alcançada sem que fosse necessário romper 
os laços corn seu tradicional fornecedor. Pelo co~trário, a 
relaç~o de compra e venda seria substituida por uma outra, muito 
mais vantajosa par~ o Brasil, a da transferência ~e tecnologia. 

Nos ar-.os subsequentes o progr-ama começou a ser iroplemer-.tado. 
Dois meses depois, em março de 1966, Paul Hower, funcionário do 
Departamento de Defesa e membro da Comiss~o Mista Brasil
Estados Ur,idos, veio ao Pais cc'ro a rniss~o de aqui irnplantar uma 
fábrica da avi~es militares. A fábrica seria instalada no Ceará, 
sob a supervis~o do GPMI, e contaria com capitais privados e da 
SUDENE íl'l.?t'ini, 1980: 73>. 

sobre c' 
A partir daquela data, contudo, muito pouco foi not·iciado 

ter11a y,a· "lmpr--ensa bl""'"asi leira r-10S tr~s aY.os seq'~\intes,. ·até 

dezembro de 1969 finalmente amadurece, a nivel da Força que em 
Aét'ea a idéia de instalar a Embraer. 

A intenç~o norte-americana de instalar no Pais um parque 
Produtor'"' de mater"'"ial bélico que viesse a contar com sua 
cooperaç~o para a capacitaç~o e transferência tecr.ológica, n~o se 
verificou. Pelo contr~rio, as açbes que se desenvolveram a partir 
dai estiveram c~escentemente baseadas na própria capacidade 
bt·asi leir"'a, quay.do ·n&o, como já era inter-1ç~o do l'>'lin;~.st·ro da 
Gtierra de Jo~o Goulart, na cooper~ç~o com·paises dD Europa. A 
possibilidade de contar com a mobilizaç~o da indústria norte
americana para satisfazer a demanda incrementada das FFAA em 
funç~o da Guerra do Vietn~ parece ter tido uma influência 
decisiva nas caracteristicas que veio a assumir a indústria 
brasileira de rnaterial bélico. Outros fatores, certamente, devem 
ter contribuido para que o processo tivesse se orientado nurna 
direç~o consideravelmente distinta da prevista. Mas, de qualquer 
forma, mesmo que só uma pequena parte houvesse sido realizada 
confor~1e o previsto, dado o volume das açôes programddas, o 
processo teria sido bastante distinto • 

.lt. 3 .. _:t:_ __ .P cq_n.c§?_tt o ___ d~--m~~_g_:Ll..:i_;.::_§\ç~~;_• -~--~u~~J:!:!.2q~c..t ~.:oc~i'-'a"----!o"-"'"'-- r a o 
desenvoJ .. Y .. :Lr.!.1ent o._fLê. i r-1çj úst Y' 1 a de m.a.t e r"' tª-Lbé l_;i_cc_: 
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A quest~o do tipo e do volur•te dos subsídios que deveria 
recebet~ a indústria nacional para orient~r sua produç~a para a 
área militar, tem sido uma preocupaç~o rnais ou meY1os constante 
dos wilitai·"'es brasileir""'os desde o pós-guerl·""'C..\. ·De fe.to é a partir 
dessa época~ que a co:•ncepç~o de estr"'i::ltégia militar""', que erigia a 
preparaçào para a gue~ra como uma responsabilidade das FFAA em 
tempos de paz, ganha importància na conformaç~o da percepç~o e 
das atitudes dos mili.taY'es brasileiros ern Y'elaç~o aos 
empreendimento de natureza industrial e tecnológica. 

ApOs .a fundaç~o da ESG, em 1949, a reflex~o sobre essa 
quest~o concentrou-se no seu âmbito, aparentemeY.te pol-que o 
relacionamento que ensejava~ entre os militares e a elite civil, 
·permitia que ela se realizasse de maneira proveitosa~ 

Posteriormente, já nos anos sessenta, ela encontra urn foro ainda 
mais adequado., ol .... iginado Y"1a ir-.terface da . rnesma corn .:, Federaç~o 
das Indústrias do Estado de S~o Paulo <FIESP). O conceito de 
"mobilizaç~o indttstr"'ial 11 passa a seY"', a partir dessa época, o que 
orientará as discuss~es e resoluç~es que se estabelecerA a nivel 
do cor~ando das FFAA e das entidades representativas dos 
empresários, levaFJdc' à COY"1SOl idaç.·~o da IAB. 

ESG formula o de mobilizaç~o de Ltma rnaneira 
ab"t"'angey-,t-e e ger-tél·""'ica, de modo a abarcar tar.to as aç•"jes visando 
estabelecer uma capacidade nacional de pt"'oduç~o de armamentos 

' <mobilizac~o industrial>, como o serviço militar e urna série de 
outras iniciativas de caráter variado. A mobilizaç~o industrial 
t""'efel""'e-~s·e, neste contexto, a ·toda ur11 conjuntc- de açbes a Sf--.:?i ..... em 
implementadas de forma continua e sistemática duray.t~ a vigência 
de si t uaç~es consideradas ''r-,or-•mai S 11 e, caso · .,....ecessáric~~ 
reforçadas na eventualidade de uma situaç~o de emergência. 

4.3.5 .. Üf.:i•"----'v'-e"'icu~os militares e a impot ..... t~ncia dn ç;_ª-t'rr. de cnrnbate 
?S!...~::n"'~ t"'üd as 

O desenrolar da Segunda Guerra Muhdial demostrou claramente 
a necessidade de se COi~tar com equipamentos mbveis, de rhpido 
deslc•carnt:,ntc•, adaptados pa-r"'a os v!\rios tipos de rnis~;~1o e terr-·et·tc•S 
de operaç~o, t\picos da g~terra moderr1a.~ O papel proeminente 
desempenhado no conflito pela __ aviaç~o, dada a rapidez que passou 
a conferir às a~~es de combate, levou a um grande irnpttlso ao seu 
desenvolvimento mas, por outro lado, refor~ou a necessidade de 
equipamento terrestre capaz de apoi~-la e acompanhh~la. Os aper-

~ O trecho que segue n~o se propbe a uma discuss~o 

sistemática do desenvolvimento da guerra mecanizada, nern dos 
veiculos blindados de combate. Nossa intenç~o é t~o somente 
conferir elementos para contextualizar o surgir~ento deste 
segmenta no Brasil. Na bibliografia especializada sob~e o tema 
destacamos o trabalho de Campbell (1982>. 
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feiçoamentos resultantes da experiência da guerra introduziram 
importantes modifica~~es no carro de combate sobre lagartas, 
geralmente equipados com tor'reta qiratbria munida de um canh~o ~de 

m~dio alcance., usualwente chamado de "tar-,que 11
• Este passc'u a ser 

o principal elemento da guerr~a terrestre moderna. 

Conflitos mais recentes, como os ocorridos no Oriente 
M~dio no ihcio da d~cada de setenta, ameaçaram .entretanto, a 
superior ... idade até er-,t~o iY.,coi ... ,teste do tay-,que. As 
caracterlsticas dos enfrentaroentos havidos, as condi~bes do 
tel"t""enc' das operaç~es, o clima e as dist·&nci.::~s envolvidas, 
bastante di~erentes daquelas da Segunda Guerra Mundial na Europa, 
n~o permitiram um uso maciço do tanque sobre lagartas. Era 
Ytecess~n"'io um ve\culo mais veloz, cow waior autOY"lOWia.. ,Assim, C1 
carr .... o de combate soby•e rc•das, que tinha tido o sea..t 
aperfei~oamertto descuidado durante certo tempo, ressurgiu como um 
equipamento imprescindlvel no cenhrio dos armameratos rnodernos. 
Um elemento que teve uw papel importante neste processo ~oi a 
melhoria do desempenho dos pneumáticos. 

Por outro lado, a utilizaç~o de ve1culos como plataformas de 
dispositivos de detecçâo e controle, e de lançam~nto de mlssei~ 
contribuiu, tamb~m para aumentar a sua demanda e import~ncia. De 
uroa finalidade restrita ao transporte de tropa e reconheci~ento, 

os ve\cuios militares abarcam hoje mais de uma dezena de vers~es, 
que v~o desde os 'lança-pontes aos carros anfibios. Esse processo 
de diversif~caç~a do emprego dos carros de combate, imposto pelas 
necessidades rnilitares, fcd aceornpanhado pi.:•r IJflla tendér·1cia à espe-
~cializaçâo ·excessiva e por uma ampla pralifera~~o de modelos, 
de efeitos muitas vezes contraproducentes. 

A crescente sofistica~~o tecnolbgica dos armamentos 
teleguiados de precis~o, destinados ao ataque a alvos terrestres, 
tem ameaçad·c, o desempenhcc dos ve'§..cülos wi 1 itat"'es obt""'igar,do a 
modifica~~es importantes em sua concep~~o e fabrica~~o~ Entre 
elas, talvez as mais significativas sej~n as inova~~es na hrea de 
blir-1dagens, as qlle permitem um per""'fil mais baixo d·:• _veiculo, e- as 
que se destinam a dotar o velculo de dispositivos de jarnroiYtQ. 
(interferêr,cia nos sinais eletrônicos ca~tados pelo inimigo) e. 
de camuflagem. Elas têm permitido, até o momento, a Manutenç~o 
dos velc~los militares como Q principal equipamento dos ex~rcitos 
em todo Ct rnur-1do. 

Para comprender melhor o processo que apontamos, que guarda 
estreita relaç~o com o desey,volvimer-1tc~ da ir-1dhstria b~l íca bra
sileira, e mais do que isto, para analisar as especificidades e 
comportamento deste seu segmento especifico, b conveniente 
cat .... acteriz~r, ~inda que de forma ·simplista, o que se entende por 
um veiculo militar. Pode-se separ~-lo e~ duas partes principais~ 

A primeira se constitui na sua configura~~o rnec~Y1ica b~sica 

e se compbe dos segttintes elementos: (a) carcaça, na maioria dos 
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casc's dotada de urna blir.dager11; (b) sistema de tra~~o, cc~r,stitttldeo 

de lagat"'tas, t"'odas ou de awbos; (c) sisterna de suspcns~o., que 
garante o seu deslocan1ento em· terrenos dificeis e a velocidades 
adequadas; (d) sistema de potência , COl"tStitu1do pelo motor e 
seus equipan1er-,tos auxiliar"es de reft"iger'a,:~o, etc; (e) sistertla de 
transmiss~o que transmite o movimento do motor ao sistema de 
t ra<;:l<o. 

Nessa•configuraç~o mecênica bhsica, que pode ser entendida 
como uma plataforma, ~ instalado o equipamer.to adequado ao 
cumprimento de missbes especlricas de combate <t~rrestre ou a~

reo, de curto ou longo alcance, etc) ou apoio Ctl"ansporte de 
tropas, reconhecirnento, lança-pontes,etc). S~o as caracterlsticas 
da roiss~o que ir~o determinar o tipo de equipamento i~stalado, 
bem como as caracter!sticas da plataforma e da terceira parte do 
veiculo, que ~ o conjunto de equipamentos eletro-eletrOnicos. 

Ela compreende desde uma s~rie de dispositivos mais ou 
menos convencionais, semelhantes aos de um veiculo ci"vil -a n~o 
ser pelo seu maior nlvel de confiabilidade, alcan~ado, como no 
caso dos componentes mecanicos, atrav~s de normas e procedimentos 
de fabricaç~o mais rlgidos - at~ os dispositivo~ de comunica~~o 
externa e interna, pontaria, controle e dire~~o de tiro, movimen
taç~o da torre do canh~o, estabilizaç~o, e o próprio armamento. 
Esta ter--Ceira parte, em fur.ç~o das Y"1ecessidades impostas pela 
guerra moderna, e a partir do avanço da tecnologia 
microeletrOnica vem crescentemente substituindo ~ispositivos de 
natut ... eza mec~r,ica ou pr.et...trtl!\t ica, e tende a acoplar-se muito 
estreitamenté às outras duas, determinando suas caracterlsticas e 
con~iguraçbes. Este fato constitui-se num ~specto cada vez mais 
crucial do processo de projeto e produ~~o de veiculas militares, 
que revela que a import~ncia da microe1etr0nica para o armamento 
moderno n~o se limita à guerra eletrOnica propriamente dita. O 
car~tet"' de · sistema de armas (we_ª-B_on sys'Ç_em) que crescer-,terne.,.-,te 
mat--Cà os vei cu 1 os rni 1 i t at"'es tem ·na microelet rbr-,ica eo seu el eroent o 
integrador mais importante. 

Feita esta descriç~q sum~ria dos principais el-ementos de um· 
veiculo militat"" , cor-.vém apt'"'eset.tar, tamb~m resumidarnerYte., os 
principais tipos de veículos militares atualme:nte ern produç:~o ou 
desenvolvimento. Suas cbnf~guraç~es roec~nicas e eletrOnicas, 
envolvendo os dive~sos s~stemas acima indicados procuram 
responder ao conjunto de missbes identific~das pelos fabricantes 
e pelas For~as Armadas de cada pals, dando origem a dez grandes 
categot"'i as. 

As empresas produtoras costumam apresentar extensas e 
detalhadas de~criçbes de cada ur~ de seus pr6dutos, que s~o 
publicadas em revisti~s e 1 ivros especializados. Estes à 
semelhan~a do que ocor--re com a~. revistas de autom'-:•veis, cc~roparam 

os desempc-=Y"•hos dE? cada •.tm deles, perm1tindo ac' P'~tblico de 
naficcionados'' o acompanhamento deste fl?rescente mercado. Nossa 
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1 nten~~o n~o b obviarnente esta, e, porisso nos contentam?s com 
ltma vis~o rnais agr·,egada, menos atualizada do que a que seria 
p.:,sslvel extrair-' das publicaç•'::les especializadas (entre outr-·os, 
podem ser citadas a publ icaç~o d.-ªn~' s_ Hrroot 7 ~!:_~----~L•_9.___8j"_~t i U_~rv 
Y-_ê_hi_t; __ -l§'..§., e a t"'evista semanal editada pela mesma ernpresa, Defer-.ce 

l:!eekly. 

No ar-,o de 1'381 existiam, segur-.do C• SIPRI, 213 tipos 
~iferentes de velculos militares ern produç~o ou desenvolvimento. 
Destes, 95 eram blindados de transporte de pessoal e de cornbate 
de ir-.far-.taria e 38 eram tar-.ques pesados (ma ir-• ba1;_t]_§l_j;-~.§.Y"•ks). Do 
total, 31 modelos eram produzidos na Fran~a, 28 nos EUA, 26 na 
lY"tglatet"'r·a, 19 r-.a alemanha Fedet"'al e 13 y-,a URSS .. 

i~ 3 .. b. O cªt"'rC• de cornbate bra~j_lf?i~_o? Er-.gesa 

No inicio deste capitulo e, posteriormente, no começo dessa 
seç~o justificamos o tratamento mais extensivo e abrangente que 
estamos dedicando a este segmento. Vale a pena mencionar, 
adicionalmente, a ra~~o que nos levou ao estilo muitas vezes 
anedótico que aqui adotamos, em contraposiç~o ao utilizado nas 
outras seçtles deste capítulo .. Como se verá ao longo deste itern, e 
corno ficpY'á air-.da r11ais patente no capítulo seguinte, este 
segmey-,to, c•u rnelhor, sua empresa terminal mais impot ... tante, foi a 
principal responsável pela criaç~o do ambiente de rnistério, des-
i nfot"'maçg(o, desfllor-•a li :zaç~o de . órgãos goverl'"•amer-,t ais e 
desr-·espe.itc• à opir1i~o pública que caractey·izou a IAB .. As 
verdadeiras raz~es que levaram a esta atitude, só podem ser 
cabalmente ~ompreendidas quando comparadas corn o clima que 
envolve a estória contada nos próximos parágrafos pelo presidente 
da Engesa, que propositalmente nos esforçamos em manter 
inalterada. 

A história da Engesa é cheia de episódios ~itorescos 1 e até 
romanescos, que mostram o tipo de dificuldades enfrentadas pelos 
seus diri~entes no inicio da operaç~o das empresas (ou pelo menos 
a vis~o que eles têm d~s mesmas) .. 

Os primeiros passos da Engesa foram contados pelo próprio 
empresári? Whitaker em várias oportunidades, e publicados em 
diferentes jornais e revistas.. Talvez a matéria mais 
interessante, seja pelas qualidades literárias do repórter, seja 
pela "inspit'""aç~o·• do entrevistado Y"10 moriler-,to da ey,tre'lista, teY"1ha 
sido a publicada pelo Wall Str ... eet .Jourr,al, a 4 de janeiro de 
1985. 
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Segundo nos ~onta a reportagem, tudo começou em 1968, quando 
ele, que cheg.::n ... ia a ser chafllado de civi_):_ia..n ___ 'ª_l::!!!.::J_fneJ).!_?_Czar: 
O.Ji 11 ian1s, 1984), et .. ,t~o Cetro 41 anos, fabricava bor11bas para 
extraç~o de petróleo junto com seus dois mec~nicos, numa pequena 
oficina em S~o Paulo .•• Um veiculo por ele cor,vertida para traç~o 
nas quatro rodas e adaptado para a manutenç~o das bombas, no 
terreno dificil dos campos de petróleo, foi avistado por oficiais 

--do Exército e ••• , come' resultado, 100 camir,hties fc•rar11 entregues 
-para serem adaptados. A crônica falta de recursos, agravada pela 
recess~o reinante, e a disposiç~o de nacionalizar o seu 
equipamento, devem ter sido as causas deste primeiro contrato 
realizado pelo Exército com t.-Jhitaker.. Segur.do cor,sta, os 
caminhbes eram antigos GMC, vindos dos EUA após a Segunda Guerra 
Mundial, que tiveram seus motores substiuidos e a traç~o total 
instalada. 

Um marco extremamente importante na vida da ernpresa foi o 
desenvolvimer.tc' da suspey-~s~o/trar,smiss~o "boornerang••, que 
permitia a um veiculo sobre rodas avançar em terrenos até ent~o 
''exclusivos'' aos de esteira, e a uma velocidade bem màior. Este 
verdadeiro breakthrauqh, desenvolvido e patenteado pela Engesa, 
foi uma das origens do sucesso que obti~eram seus veiculas 
militares. O inicio das atividades da empresa concentrou-se, como 
já iYtdicado, Y12\ exploy•aç~o desta ir,ovaç~o. Ero 1'371, após 
fornecer; para o mercado interno, carninh~es para uso civil e 
militar, a empresa efetuou contratos para sua exportaç~o para 
i"1at ... r"'ocos, Pot .... tuga-1, EUA, Ir,glaterY'a, Chile, Ve.nezuela, Paraguai e 
Argentina CESP 20.08.71). 

Mas, em 1970, dois anos depois da realizaç~o do contrato 
para o fornecimento dos caminhbes para o Exército, e após tê-lo 
cumprido, ele começa a fazer algumas experiências para construir 
um carro blindado para ~ Exército. ~ ele que conta: 

"Pt .... i me i t"'o 
car11i nh~es, mas 

nós tentamos 'p~ndurar' 

era t~o complicado que 
bl i r1dagens 
fi Y"1almente 

nos 
nós 

projetamos nosso próprio monobloco (ch~ssis e carroceria 
unificados). blindado. O motor e a transmiss~o, entretay,to, 
continuararA sendo peças normais de caminh~o.''(WSJ, 4/01/85) 

Nes~e sentido, e talvez somer1te nele, a experiência da 
Engesa pode ser comparada com_a da Bernardini (ver adiante), que 
começou suas atividades com a tr~nsformaç~o de materi~l usado das 
FFRR brasileiras. 

Os primeiros protótipos de um carro de reconhecimento sobre 
rodas, o 1'Cascavel'', equipado com canh~es retirados de antigos 
carros de combate do Exército, e de um carro de transporte de 
tt"'opas ar,fíbio, o "Urutu", fot"aw apresentados e testados coro 
sucesso pele, Exér'"'cito, em 1970. O pt"'imeiro leote de oito ur~~ttus, 
que viabilizou a pr9duç~o de uma pr ... é-série foi encomendado pela 
Marinha, para os Fuzileiros Navais, naquele Mesmo ana. Vale citar 
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que, embot''a o veiculo tíves5e sofridca vát"'ios rnelhor"c:•.wer,tos., q1..1.e 
deram origer•l as suas versí::les II, III, etc, dc,tadas de roaicar 
velocidade e manobrabilidade, elas n~o puderam ser introduzidas 
nas unidades da ~larinha, devido a inexistência de recursos para 
tanto. Alg~,r~as Ul,idades do Cascavel e do Urllttl foram também 
encomendadas pelo Exército. Elas, ao que consta, n~o eram, 
entretanto, suficientes para viabilizar a produç~o em escala 
.rentável dos equipamentos desenvolvidos. De qualquer forma, e 
graças a incentivos governamentais, as primeiras entregas 
efetuadas para o Exército brasileit""'O ocorreram no primeiro 
semestre de 1971, integradas por carros Urutu e Cascavel. Foi 
1974 que se iniciou a produç~o em série. 

Whitaker n~o se refere, nas matérias citadas e em nenhum~ 
das. iYtúmeras er-,tr ... evistas qlte deu à iroprer-tsa nacior-1al e 
estrangeira~ a qualquer esquema de colabo~aç~o que eventualmente 
pudesse ter existido com pessoal técnico do Exército, no sentido 
de facilitar o desenvolvimento do carro. ·Isto provavelmente se 
deve ao fato de que, em entrevistas deste tipo, tal assunto n~o 
pudesse ser abordado da maneira apropriada, ou. talvez porque ele 
n~o estivesse interessado em i'diyidir'' o sucesso do 
empreendimento com mais ninguém. Na verdade, a colaboraç~o da 
estrutura de P&D do Exército com a Engesa parece ter ocorrido 
apenas na 9 primeira fase de consolidaç~o da empresa. As 
caracter ... ísticas desta estt'"'utura, em particular a sua evidente 

.frágil-idade n~o permitia nada semelhante ao que se verificou no 
segwertto dos avibes militares, tratado r-ta s·eç~o seguit",te deste 
trabalho. A colaboraç~o do Exército no emprerendimento deu-se 
muito mais no terreno dos subsidios de várias naturezas, abordado 
mais adiante~ e em particular no repaldo financeiro. 

O fato é que, na· mesma época vários estudos visando o 
desenvolvimento de um carro de combate nacional estavam sendo 
levados a cabo pelos engenheiros do Exército. N~6 havia, no 
er.tartto, ao que consta, uma dispc1siç~o· firme de irnpleroer-Jtt--t-lo.s 
por parte dos responsáveis, temerosos da magnitude- do 
empreendimento e esperançosos de obterem os equipamentos 
desejados através das tranferências efetuadas pelos EUA. Na 
verdade, as duas atitudes eram encontradas em facç~es distintas 
da corporaç~o que representavam interesses e posiç~es distintas 
em relaç~o à produç~o de arrnamentos. Somente alguns anos mais 
tarde é ~ue as idéias ent~o- veiculadas teriam desembocado na 
produç•o do Cascavel da Engesa. 

Um artigo publicado rsa revista A Defesa Nacional, que· 
divulgava temas de natureza bastante variada, me~ sempre do 
interesse dos militares, é especialmente sintomático. Em dezembro 
de 1965, o oficial Cezar ~!arques da Rocha, indicava nesse artigo, 
as razbes ·que o levavam a propor a fabricaç~o de um carro de 
combate sobre rodas brasilei.ro, as principais características que 
deveria possuir. Seria um veiculo que atendesse as restriçbes 
existentes do orçar~ento do Exército, do tipo de terreno em que 
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deveria atua-r-- e d21. compet(?r.cia tecnolónica e irsdustr .... ial de. pais: 
um veiculo de cé·,..--ca de 10 tc.·rseladas, c~quipado cc.ro um mc.tor de 
caminh~o e com uma torr~ com canh~o de 70 a 10() mm. Com6 se vê~ 
muito semelha.Yste ao qtte set"'ia algU\""IS al""10S mais tar"'de, cow a rnesri1a 
"filosc,fia 11

, pela Engesa. O a-r ... tigo tem um clar'o tom de reclamaç~o 
e apelo, daquela que parecia seY' uma cor ... l'"'"ente irnportc;..nte da 
oficial idade .jovern e tecr•icamerste melhor preparada dc1 Exé·("'cito, 
no sentido da· pouca import~ncia dada à produç~o interna de 
armamer,t oS. 

Por c•utt"'O lado, a pr"'ecariedade e o espírito de irnprovisaç~o 
que, segundo o próprio Whitaker, parecem ter marcado o inicio 
das atividades da Er.gesa, sugerem uma part icipaç~o bastar-,te 
grande de engenheiros do Exército, pelo menos nesta fase inicial. 
Ela sem dúvida decresceu significativamente depois, à medida que 
a .empresa fc•i ganha·ndo exper ... iência (e atingindo:· urn r•ível de 
cc-mpeténcia siwilat.., ao das pt"'Óprias equipes de' Exército>, e 
também à medida em que suas vendas passaram a depender cada vez 
mais do mercado externo, e, consequentemente, menos dos 
requisitos e das especificaçbes do Exército. Algo semelhay,te 
parece ter ocorrido no caso de outras empresas, como a Avibrás 
<ver adiante>, pelas mesmas raz~es. Somente a Bernardini manteve 
vínculos mais estt""'eitos cCtrtl er.genheiros do Exéy·citc•. Isto 
poderia ser e~plicado pelo fato de que sua atividE",de se 
cc•ncer.tr..,ou Y10 repoter.ciamento de equipamer.tos do Exército, Y"•O 

qual teria que haver necessariamente uma maior pa}~ticipaç~o dos 
engenheiros militares. Por outro l~do, o fato de que a empresa 
n~o se tenha orientado, como as outras, para o mercado externo, e 
apresente, ao que parece, uma capacitaç~o tecnológ1ca inferior às 
citadas, pode também explicar a evoluç~o observada. 

A u aver,t ura" da bus~a do mercado externo 

Aqui seguimos, porém, com a ''estória'', tal como foi contada 
ao repór"ter do W~! l Stt..,eet Jr.urna 1.. Réprc•duz irnos um longe• ~ recho 
da mesma pat"'a que se 
enfrenta da pc.r ttm dos 
tempos da experiência de 
1973, 

possa formar uma irnager~ d2 situaç~o 
principais protagonistas dos primeiros 

exportaç~o de armamentos brasileira. Em 

••o Exército brasileiro estava interessado mas n~o tinha 
dinheiro. Assim, diz o Sr. Ribeiro, 'Eu comecei minha viagem 
à procura de compradores ~o estrangeiro.' 

Primeiro havia qu~ tirar o protótipo do Pais num barco, 
burl.:n .. ,do a vigi lá\ncia dos bur..,oct"'atas brasileiros, que, por· 
alguma raz~o, proibiam a exportaç~o de arma~entos naquela 
época. Ele enganou-os disfarçando seu carro blindado com uma 
pintura branca e cruzes vermelhas para convencer os 
funciionários que ele pretendia vender ambulâncias. 

Em Portugal ele repintou o carro com o verde-militar 
apropriado, e~uipou-o com um cant1~o francês e partiu para a 
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Líbia numa tt"ainei\·"a f)"etada, püt"' ter. Q!:.L\L.icJ.s;~_f~§J .. ~r (grifo 
nosso), que o governo do coronel Muamar Kadafi estava 
patrocinando uma concorrênci.a internacional para selecionar 
llfll cat .... t""C• blir-,dado pc:n .. a seu exército .. 

'Eu tir-1ha somente seis mil dólares para as despesas, e 
pc•r isso vivia dos peixes que eu pescava y-,a traineira, lembra o 

Sr .. Ribeiro .. EYtquanto isto ele ti\"1ha q•~te ficat .... de olho F10 

capit~o do barco, que estava convencido que todos eles 
estariam melhor se ele afundasse o barco e o tanque para 
receber o segtn ... o .. " . 

••os libios dificilmente poderiam acreditar nos seus olhos 
quando José Luis Whitaker Ribeiro chegou no porto·de 

Tt"'ipoli .... nLtrna tt"'aineit"'a alugada com um arneaça~dor tanque de 
batalha no convés. As autoridades fi~erarn o que era lógico~ 
cc,locararo-no na cadeia e apreeY•dey•am c' seu tanque." 

N~c· foi fáci 1 cor.vey·,cer as a'-ltoridades 1 íbias· que sua 
intenç~o et"'a cornpetir com os fabr.icaY",tes soviéticos, brit~r.icos, 

italianos, Franceses e iuguslavos que se faziam acompanhar de 
grande número de técnicos que se hospedavam em hotéis de luxo. 
Conta o Sr. Whitaker que sua situaç~o financeira era t~o precária 
que ele teve que pedir emprestado combustível para o teste de seu 

carro e que dormir e comer no acampamento dos líbios. O que lhe 
permitiu,- por casualidade, travar conhecimento com o próprio 
Kadafi, numa noite em q~e preparava os componentes de seu carro 
de cornbate. 

o desempenho do cat"rc• fabt"'icado por l<Jh i t aker foi 
impressionante~ ·culminando no momento em que o tanque ~oviético 
enguiçou e foi por ele rebocado. Este resultado, aliado ao fato 
de que o preço do seu carro era a metade do dos concorrentes, 
dado que havia sido construido a partir de componentes de uso 
civil produzidos em massa, fez com que ele obtivesse uma 
encomenda de 200 ~nidades. 

Na viagem de volta ele foi preso em cada porto. Finalrnente 
chegou ao Brasil onde contratou 12 empregados, encomendou 
componentes, e conseguiu, dais anos depois atender a encomenda 
dos libios. Mas, antes que isto ocorresse, outros paises do 
Oriente Médio já haviam iniciado entendimentos para a importaç~o 

dos produtos da Engesa~ Em 1975, ocorre a venda de 100 blindados 
para o Quatar, considerada uma das primeiras efetuadas pela 
empresa (JB,22/04/83>. 

Uwa r,oticia publicada ern 1971, eY',tr ... etartto, dá mat"'gem a que 
se coloque uma séria interrogaç~o acerca da 1'est6ria'1 aqui 
rept"'c,duzida. Se~undo ela, o iYdcic' das gestetes para a 
~ealizaç~o de exportaçbes levou os técnicos da empresa a 
familiarizar-se com o equipamento produzido e empregado em 
diversas partes do mundo. A 11 guerr ... a dos seis dirE1s 11

, g_gg__t~ve 

lll!lê..!::__~.!!L~' tet"ia si de' 1.1.m dos COYifl i tos c'bservadC~s .. O exame de 
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carros de combate de procedência soviética, apreer.didos por 
Israel Y1ü conflito, teriam perr11itido a cowpay-.;:u;~o de seus 
produtos e a comprovaç~o de que os .mesmos poderiar~ concorrer em 
pé de igualdade com os soviéticos (ESP 20.08.71). Con1o se vê, há 
f"or"tes ir-,d.ícios que o que denominamos de "aver.tur.:t" n:tto teve 
pt"'OPt"'iar.lente este ca-r--áter. Este fato, além de indicar"' qúe a 
Engesa estava já desde o inicio de sua operaç~o visando o mercado 
externo, sugere que o mesmo ocorreu· com as FFAA. Nossa 
interpretaç~o acerca da ''vocaç~o exportadora'' da IAB será 
retomada e melhor a~rofundada adiante. Cabe por enquanto 
ressaltar o caráter de ''prova factual'' que essa noticia possui. 

Esta u precose" orie...-,t açgco da empres_a par"' a o roer-cada 
externo, até o ponto de que a própria concepç~o dos seus produtos 
tenha estado de certa forma condicionada por ele, teve, por outró 
ladc•, importar,tes r .... eflexos y-,a estratégia empresarial da Er-,gesa'*-. 
Ela pode ser classificada como market or!ent.ed_ (na verdade o 
termo correto seria externai market orient~d) em oposiç~o à 
estratégia product oriented, para usar o jarg~o da organizaç~o 
dos estudos de organizaç~o industrial. A estratégia empresarial 
de uma outra firma muito importante do setor, tratada na seç~o 
referente ao segmento de avibes militares - a Embraer - permite 
um interessante contraste. ~ evidente, naquele caso a existência 
de uma estr"'atégia Pr""Oduct oriented, que se traduz, inclusive Y"1a 

possibí l idade de "ccq"'1tar a história'u da Embraei"' através da 
história de seus produtos (procedimento esse aliás, que foi o 
utilizado por , nós) .. Esta difeY'ença de er,foque na ques-tâ:o mer·cado 
(interno e externo) x produto, 
~orte impacto na conformaç~o 

pelas empresas citadas. 

como era de se esperar, teve um 
da estratégi·a tecnológica segL1ida 

O att"'ativo Y•.§.B.Ócio com os ?>rabes: armas x petrólec:' 

A consciê~ci·a de que o mercado para os seus produtos eram os 
paises do Terceiro Mundo e, em especial os paises árab~s foi um 
elemento-chave da estratégia seguida pelo sr. Whitak~r e po~ sua 
ewpr ... esa. 

O aumento dos preços do petróleo, 
colocado na~ m~os de um pequeno grupo de 
uma grande quantidade de dólares 

no final de 1973, havia 
paises do Or·iente Médio 
que seriam despendidos 

rapidamente para atender às suas demandas materiais reprimidas. 
Devido a frágil estrutura industrial existente, a maior parte 
dessa demanda teve que ser inicial~ente atendida mediante a 
compra de bens e serviços produzidos em outros paises. Os 
empresários brasileiros logo perceberam a conveniência de 
explorar este mercado, que se tornava mais importante no mesmo 

.& Algo muito semelhante 
ocoasi~o de sua transformaç~o 

Crcorr""e r-se' 
numa grar-,de 

caso da Avi brás, por 
expor-'tadora. 
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ritmo em que aumentava o déficit na balan~a comercial bi-lateral 
do Brasil com esses paises. O governo brasileiro, da sua parte, 
tinha todo interesse em fomentar o comércio com esses países. 
Alérn da Y1ecessidade de manter um certo equilibrio na balar•ça de 
pagamentos brasileira, era fundamental assegurar o supriment~ de 
petróleo para o Pais, nessa época uma mercadoria escassa e 
sujeita aos "caprichOS 11 dos países produtores. Acrescido a ess·es 
~atores há que considerar um outro, relat'ivo à situaç~o econór~ica 

do Bt ... asil que ciclic.amer.te, em vários mc~mer1tos, restrir.giu 
severamente as oportur,idades de realizaç~o no mercado i~terno, 
forçar.do Uf•la saída par ... a o extet .... ior. 

O resultado de'E'.sa Conjuntltt"'a foi a de lc1go se estabelecerem 
contratos para a exportaç~o de armamentos, pelas razee~ 

conhecidas, e para a construç~o de obras civis, área na qual o 
Pais possuia considerável experiência, oriunda dos grandes 
programas governarnentais na área de transportes e energia 
elétr"'ica, iniciados Y"10 fir-1al da década de 1360, e uma certa 
competitividade internacional. 

Estes dois ramos de atividades, produç~o de armamentos e 
engenharia civil, embora muito distintos no que respeita à sua 

r•atureza, possuer,1 razc~ável sewelhança Y10 que tar-,ge à sua 
comercializ~ç~o. Envolvem geralmente gr~ndes volumes de recursos; 
s~o prec~didos de concorrências organizadas pelos governos, nas 
quais geralmente se apresentam vários paises; e, principalme0te, 
·es·t~o sob ··a- y·espoF,sabi l idade, l'"10S paises de weY".or 

desenvolvimento, onde os militares têr~ um papel irnportante Y"1a 
administraç~o do pais (mesmo quando n~o ~xistar11 pr6priamente 
ditadLtr"'as mi 1 ita.,. ... es), do mesmo gr'"'-upo tomador de decis~..:~ .. Era, pc-r 
isto, inevitável que a r ... eal i zaç21:o de um negócio ir11portante numa 
dessas áreas abrisse imediatamente camin~10 para a outra. Como 
tarobém o era que, posteriormente, os negócios nestas duas áreas 
abrissem mercados para a exportaç~o de outros tipos de 
roercadOl'"'ias, com·:~ automóveis, eletr ... odomésticos~ e alirner-~tc~s .. H 
iniciativa de vincular a exportaç~o de armamentos com a de 
produtos civis decorre inicialmente das próprias eropresas do 
setor, como a Engesa e a Embraer, que produzem também para o 
mercado civi 1. É verdade que esta estratégia é coordenada e 
impulsionada a um nivel mais alto, através do Conselt1o de 
Segurança Nacional em conjunto com vários ministérios. 

Uma simples olhada para a relaç~o dos paises com os quais o 
Bl""'"asil estabeleceu co·ntratos. par--a a con.st·r"'J_tç~o de obras civis de 
valor razoável, permite corroborar o apontado acima. IraqtAe 
<rodovias e ~errovia), Argélia <reconstruç~o da rede 
fer--roviát"ia), tr1aur"'it~nia (rc•dovia), Ll.bia, Nigéria , Quatar"", 
Malásia. Na Améri·ca do Sul, embora a relaç~o entre a re~lizaç~o 
dess~s dois tipos de~ negócio esteja influenciada por outros 
fatores, a coincidéncia é também significativa. O Bras1l exporta 
armamentos e serviços de engenharia civil pat~a Venezuela, 
Paraguai,Bolivia, Equador, Honduras e Surin~me. 
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As foi .. "fll.§:'S de cornet""cial i:z'ª~~o_Q_qs at"'fll.:\f:le·ntos bt""asi leiros 

Ao que parecE?, as auto·r"'idadi-:?S b·r""asi !eiras nt.tnca exigiram que 
os armamentos fossem pagos em moeda forte, como fazem outros 
paises. Os banqueiros brasileiros est~o normalmente dispostos a 
financiar operaçbes bem pouco ortodo,{as ... A transaç~o parece 
ocorrer da seguinte maneira. O fabricante inicia o negócio 
normalmente, numa certa altura da negociaç~o, é aventada, pelas 
autot"'idade's bt ... asileir--as er-,vc•lvidas, a possibilidade de que C• 

pagamento do arwar11ento seja efetuadc1 mediartte o for.neciwe"f",to de 
uma mercadoria que o pais comprador produz e comercializa no 
mercado exterior. No caso do comércio .do Brasil com os paises 
árabes tr"'atava-se invariavelmente de petróleo. O pr·eço de ambás 
as mercadorias é estabelecido mais ou menos como habitualmente, 
embo}·"'a haja uma ma i o r fl exibi 1 idade em funç~o do cc.rnportarner-Jto 
dos t ... espect i vos flleY'Cados .. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que o pais produtor da 
mercadoria tecnologicamer-.te mais 11 Y"•c•br"'e 11

, ou mais. escassa, tet""tde 
a ser mais beneficiado com a utilizaç~o desta forma de comércio. 
Raramente um produto manufaturado de cornercializaç~o fácil, 
produzido por um pais com alto grau de auto-suficiência em 
t"'elaçâ:o -ao exter"'iOt"', ou principalriH?Y..te, produzido pelos EUA
pais que detém o monopólio de emitir moeda de circulaçào forçada, 
o· dólar"' - é ·objeto desta modalidade de cc-mé-r"'cio, dertQfllinado 
countertrade (ver capitulo 2). 

Ela envolve usualmente paises que já manté~ relaçbes 
comerciais de tipo tradicional, e que, em funç~o de um 

'desequilibrio em suas trocas comerciais, p6em-se de acordo, por 
ir-.iciativa do pais deficitá·r"·io, em utilizá-lo, ampliando, para 
tanto, o espectro- de mercadorias transacionadas. ~ especialmente 
utilizado r10 casC1 de paises que, tém dificuldade em realizar 
pagar.1entos em ''moeda foy·te''. Este é o c.:"'so do,s pa:.ises 
·sc•cialist,?.s, qua\'""1do tY'~.nsaciol'"1ani cor11 países. da 11 Órbita do dólar'', 
ou de paises do Terceiro Mundo, em dificuldades no balanço de 
pagamentos. Nos casos em que os dois parceiros se encontram nesta 
situaç~o, a pr"'át ica do coUY"I:ter--trad.§. teYJde a ser, ir-,clusive, 
substiutida, como foi o que ocorreu entre o Brasil e a Argentina 
por um mecanismo de compensaç~o periódico, que prescinde do uso 
do dólar como meio de pagamento·. 

No caso brasileiro, como apontad6 acima, a súbita elevaç~o 
dos preços do petróleo em 1973, determinou um desequilibrio na 
sua ''conta petróleo'' e a necessidade de que fosse buscada, como 
recomeY"1d2. a -boa prát ic.a de cc•mércio internacional, uma 
·com~ensaçâ:o através da exportaç~o de mercadorias demandadas 
pelos seus fornecedores. 'A medida em que o Brasil mantinha seu 

de crescimento econômico sem efetuar a necessária processo 
substituiç~o cJc petrólec., que só ve-io a 
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dar-se posteriormente, e sem retomar as atividades de prospecç~o 7 
o que ocorreu ainda Blais tarde, era urgente que se garantisse~ o 
supt"'imey-,to de pet·..-'ólec- est; .... a·ngeir"'o que Y'epres.e·ntava, na época 80Y.. 
dc1 CC1l""1SUfi1Q. 

~ dificil dizer até que ponto a produç~o de armamentos por 
parte do Brasil esteve influenciada pela conveniência em exportá
los para pa.ises dos quais o país. já importava petróleo, e que 
estavam engajados, em funçào do grat·rde vol urne de recur--sos que 
passaram a dispor, e de consideraçees estratégicas,. num processo 
de reaparelhamento militar sem precedentes no Terceiro Mundo.O 
fato é que isso c'correu e, uma vez que muitas das condiç;:'les 
rsecessár'"'ias para a pr"'ática do cc:tur·,t~cJ~J::: ... 'ª-º-.Et estavar11 dad_.as, sua 
adoç~o se efetivou quase naturalmente. Como aponta uma das 
revistas melhor conceituadas no ramo, o sucesso da IRB em colocar 
seus produtos no exterior se deve, ao fato de que ela 

'' ••• tem um preço de venda menor do que qualquer um dos 
produtos concorrentes ocidentais, e que aceita .acordos de 
~barter' de matérias-primas em troc~ de produtos acabados. 
Esta situaç~o é particularmente vantajosa para paises em 
desenvolvi meY1t o, sempre r.ecessi ta dos de ~noeda f"orte. 11 
(Defence & Armaments, núm.45, novembro de 1985, p.23. ). 

A pr"'i}11eira venda de vulto da !AB, feita par--a a Líbia, já 
prenur-,ciava a s~r"'ie de arr""ar.jos· e "mecanismos inovadores" que 
mat"'car"'iam se.u deser-,vofVimento futuro: a y,egociaç~o de pacotes 
envolvendo a interveniência de órg~os governaMer.tais e a 
ut i 1 i zaç~o do bar-·t~·r-- cc.mc1 fot""ftla de pagamento de C•UtY'Os bens e 
Ser"viços fc·t'··Y.ecidos pele' Brasil. Comentar,do, em 1'379, a 
exportaç~o de 400 carros de combate à Libia, assi~ se expressava 
c• jc:rr.al Estado de S .. Pij!:!_lo: 

'' a Braspetro, subsidiária da Petrobrás para o exterior, 
obteve uma concess~o para eHplorar jazidas ern território 
líbio, u·ma vez que pa\"'te do pagamt=J'"•to pela ver,da d•:•s carros 
blindados brasileiros será efetuada em petróleo." <ESP 
13.04.77) 

Pelo que se depreende da noticia, a emp~esa br~sileira iria 
extt--air petróleo em solo l.íbiQ, · o qual ser"'ia cc•nsur.1ido 1"10 

Brasil, através de suas distribuido~as, e trocado· por mercadorias 
produzidas por uma empresa ~rivada brasileira. Corno se n~o 
bastasse isto, para indicar ? grau de '1 simbiose'' e comunh~o de 
interesses existente entre o governo e os empresários, a noticia 
cita que, entre os execut.ivos da Engesa, que estavam.negociando a 
venda de carros de combate para o Iraque (que ent~o se preparava 
para a guerra co~tra o Ir~> encontrava~se ''o novo ~inistro da 
Ind~stria e do Cqmércio, Angelo Calmon de Sá''. 

Ao que parece, o 
utili:=ado pelo País 
colocado em ''ambos os 

!.;ouy,ter: _ ___!_re~dt: envolve-r,dc. ar"'marnentc•s foi 
er11 várias oportunide.des, ter-1do ele se 

lados'' deste tipo de comércio, ccrmo se pode 
ver pelas noticias ab~iMo: 
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- consta que o acordo corn a Alemanha Ocidental para a 
constt'UÇ~O de dois submarinas de 1400 ton, urn em •<iel e· 
outro no Rio de Janei1~o, envolvendo 200 milh~es de dólares, 
contemplava o fornecimento de minério de ferro brasileiro 
como parte do pagamento; 
- as transaç~es corn o Chile parecem ter envolvido a entreg~ 

de minério de cobre como parte do pagamento pelos armamentos 
adquiridos por .. aquele pais;. 
- o fornecimento d~ carros de cornbate para a ~-lgória iria 
dar-se em troca de petróleo e gás _natural ••• 

Embora seguramente tenha ocorrido em troca ·de p~tróleo, o 
counter trade n~o esgotava a demanda ~otal do Pais por este 

._produto. Basta~ para tanto, atentar para o fato de que, por volta 
de 1984, c' Brasil .recebia petróleo de' Iraqlte equivale·nte a cercd 
de 1,5 bilh~o de dólares por ano. Este pais, ·por seu lado, 
recebia carros de combate, bombas e outras arroas, que por um 
valor bem r~ais reduzido. A este respeito, a publicaç~o l"he Midle 
East, de junho de 1'386 (p. 34-'3) afirr.1ava que 651- do pett-ólec. 
importado pelo Brasil é negociado via countertrade e que, em 
1985, o Brasil teria recebido do Iraque, seu maior fornecedor, 
150 mil barris/dia, 65 mil dos quais através de countertrade. 

O sucesso dos blindados da Engesa 

O '1 batismo de fogo'' dos carros de combate da Engesa ocorreu 
em· 1977, quando um esquadr~o libio formado pelos Cascavel 
brasileiros e por tanques sob~e lagartas de 62 toneladas 
~oviéticc.s foi lançado COY1tt"'a as fot"'ças egl.pcias. Os Cascavel, de 
apenas 12 toneladas, e rodando sobre pneus, conseguiram urna 
considerável vantagem sobre os tanques percorrendo os 300 km de 
deserto que os separavam do local de combate em menos da metade 
do tempo gasto pelos tanques <Veia,17.10.7'3>. :j 

fato que também muito para êxito dos 
blindados fabt•icaclos pela empresa foi a concretizaç~o da ver1da de 
um gra~~de lote de carros de combate para o lraque, imediatamente 
antes da eclos~o da guerra com o Ir~. O conflito permitiu o teste 
em combate dos mesn1os, servindo como uma espécie de ''vitrine 
internacional'•. Aliás, um fato que bem ilttstra a pré
disposiç~o da empresa em lançar-se no mercado externo, e atesta a 
flexibilidade e competência de que dispunha, é a fabricaç~o de 
cornponentes de armamentos soviéticos ·para o Iraque, iniciada no 
final dos anos setenta. A dificuldade ou o desinteresse da 
Urdê!o Soviética ern comprometer-se com o forr,ecime·nto de peças de 
repçsiç~o para os ta~ques da familia ''T'' e para os jatos ''Mig'', 
desenvolvidos nos ar1os cinquenta, foi aproveitada pela Engesa, 
que passou a fabricá-los sob encomenda das FFAA do Iraque, dentro 
dos padr~es de qualidade exigidos~ Desta forma, aceitando UM 
encargo que, provavelr11ente, n~o lhe renderia nenhuroa vantagern 



ceomey·cial significativa, 
produtos de 1 i Ytha .. 

1GB 

gara11tia a encomenda de seus 

O sucesso alcanç;::\do ir-.ter""'nacionalrner-.te pelc~s blindados da 
Engesa foi tg,;_.:, gY-al'"•de que, segundo a ewpresa, teriam sido 
produzidos, até 1982, 5000 carros de combate; o que a colocaria 
em primeiro lugar entre os fabricantes mundiais .deste tipo de 
armamento. Destes, apenas 500 teriam sido adquiridos pelo 
exército brasileiro. 

A uma das publicaçbes mais 
conceituadas do gênero, acompanhou com atenç~o os primeiros anQS 
da empresa. Em seus nómeros 1 de 1973, 2 de 1977 e 2 de 1979, a 
revista publicou detalhadas reportagens sobre a empresa e seus 
pr ... odutos 7 • Na t""eportagern de 1979, a revista ir-.cluia; 
aparentemente em primeira m~o, a informaç~o de que ~ Engesa era a 
maiot""' pr~eodutc•\·""a de car""'r•:•s blindados sobre rodas do "IYJu-r,do Livre", 
e que os estava fabt·""iCaY,do a um ritmo de it ur-:id.:: .. c!es ,diá"!'"'ias. De 
fato, em repetidas oportunidades, o sr. -Whitaker deelarou que a 
Engesa era a maior fabricante de carros blindados sobre rodas, 
resp0)1Sável por 50~ dos equipamentos em operaç&o no rnuy,do inteiro 
(este assunto será retornado mais adiante no capitttlo 5 deste 
trabalha, onde se apr·esenta um desmentido a esta afirrnaç~ol. 

Na t""'aiz de todos esses "êxitos'' e cc•r1lC• sua condiç~o 
~_§§á r--iª - esteve, sem embat·- go, um gr""ande senso de üpOt""t uni da de 
e conhecimento das tendéncias do mercado inter~r,acional de 
armamentos (claro que aliada ao conjunto de medidas de apoio 
governamental, como as já citadas). A correta· exploraç~o do nicho 
de mercado criado pela tendência à supersofisticaç~o do arroamento 
produzido pelos paises centrais (ver capitulo 2) foi o comp0nente 
principal dessa condiç~o necessária. A opç~o por equipamentos de 
fácil manutenç~o e operaç~o, adaptados às situaç~es reais de 
conflito, rudes e bat"'atos, fc1 i desde o iY1:í.cio a "·r"'eg·r""'a de O'-l"r"'0 11 

da Engesa (como de resto das outras ernpresas da IAB>. 

~o própl-io Whitaker"' qLle diz: 
11 Nós fazemos 
possam entender como 
Nós fory-,ecem..:)S 

veiculos de maneira que nossos soldados 
mantê-los. Eles nern precisa1n saber ler. 

qtte rnost rc:\rn cadiõ, um dos 

7 Uma relaç~o pormenorizada das caract~risticas dos vários 
produtos da Engesa, das duas empresas estudadas ao longo deste 
trabalho, e tambéM pelos deroais fabricantes de material de 
emprego milita~ brasileiros, pode ser encontrada ~as· publicaçôes 
anuais da J"alrt§.2..S ( J a (1e '_2..__-t n f a 'r'"1 t r-·y 1,-J.E':....'ª-.f~P'r'"•S~' J....s~(! .. l?-:2....3__f\·('r!'IC. ur c.. ·r,d_ 
8t""'t. i lJj?__.t:y_, Jªne' ~--~).Jj ___ Th_g_~Jcq·:J~sL_f.:Li rcr·~a.f:t, :J~ü'H?' s___blg_flf!O:n Syst erns, 
Jar-.e' s Fi_g_tlt ~ng___~ht2s), nos catálogos editados pelo gover ..... no 
bt"'asi leit"'Ct (BI:"'azi J_i.::\"Q __ Q._efe"Q_1;.;e_~illLi.Id.I.~~.Q~Q.t, Fundaç~c. ViscCt·nde de 
Cabo Frio) ou no material impresso veiculado pelas eropres~s. 
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passo5 necessários par~a que eles se 
r-.ossos cal" .... ros .. '' (fl]e 1.-Ja.ll Sl:C.§".§Lt_Jc~.':t( . .D_.:~l_, 

tornem peritos nos 
04/01/1.\:',). 

entre os salários praticados no 
paises, e do fato dos armamentos 
r•la i s "i l"·•t ens i vos em rn~o-de-obr"'a .. , 
na seç~o 4.5 adiante, nos levam a 
fato·r-". 

Brasil em relaç~o a outros 
brasileiros serem relativamente 
as raz~es que ser~o abordadas 

relativ~zar a importância deste 

O peso de fatc.res 11 eco-r,brllico-inst itucio·nais'' como c's já 
apontados,-e outros que ser~o tratados ao lonqo deste trabalho, 
de y-,atur--e::a "politic•:·-ir~stitucional", forarn se4UY'df11ente r11ais 
ir•lPOt"tantes .. Dentr-•e estes ltltirnos vule citar o -.. pr·aQmatismo" que 

tem caracterizado a exportaç~o de armamentos pelo Brasil. O baixo 
nivel de ·restriç~o imposto pelas autoridades, que se traduz na 
exist~ncia de un1a "lista r.egra 11 muito red,_u:id::\, e r•a-n~o 

exigéncia de um certificado de use. fiy·,al (com.:• fazer11 os outrc•s 
exportadores de armamento~), é frequentemente cit~do e, no 
nosso entender, com raz~o como um elemento impor·tante desse 
sucesso. Como apropriadaMente se expressou o presidente da 
Engesa: 

''Quando os russos fazem uma venda,eles vêm com 50() técnicos, 
cor-•stroem uma base e começam a i·ntror,leter-.se y,a vida do 
pais. O Brasil faz uma tran5aç~o estritamente com~rcial, e 
nós sempr""'e d.arnos um aY10 de gar--ar.-t ia .. " <Lt•e l.-Jall Street 
Jo~rna}, 04,01,85). 

NeM todos os ·produtos da Engesa, er•tretanto, ·foram t~o 
·exitosos. O primeiro insucesso da empresa deveu-se, ao que 
consta, a motivos eminentemente técnicos (diferer,tei~énte do que 
iria ocorrer mais tarde com o tanque Osório, em relaçào ao qual 
as causas n~o parecem ter sido deste tipo). O caç~-tanques 
Sucuri desenvolvido pela Engesa, um dos maiores blindados sobre 
rodas do ocidente (18 toneladas), n~o chegou a entrar em produç~o 
p·oJ·"' apr--eset'"lt ar-- p-r""'ob 1 emas de r11a5sa que c•:•mpr""'c.•rne-1:; i aw o desempenho 
de seu canh~o de 105 mm. g~ maio de 1982, entret~nto, ao qlte 
parece em funç~o da compra por governos sul-americaY.os do caça
tanque sobre lag1:n""'tas austi"""""'.Íaco ~li:!?rClS?_ter, o exército 
manifestou-se ew fir-1anciar .. o do 
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Sucuri. Isto ni:~·=· veio a occ•rrer de fatc•, fllt':\s exernplifica a 
possibilidade sempr~e existente de que produtos apenas 
experirnentais venham a ter sua fabricaç~o viabilizada er~. funç~o 

do interesse conjuntural das FFAA. Ero 1987, a empresa divulgou 
que o caça-tai--lql.\t::?s f)ucuri-~:::, poderia vir ... a ser expo· ... -tado para a 
Lí.bia. Ele coY•stitui uma vet"'S2í•:• rnelhoradCl do antel'"ior", cow ·nova 
suspens~o e pneus mais largos, e dotado de equipamento para 
mediç~o de radioatividade na atmosfera. 

Ç)s in1gac~~ da W_.!:,!_dança na P•-·l ít ica 9f:? forYseciment(:;• 
ao TeY'Ce i I" O i't1 i_\YidO s·-·br-·e a l nBu 

ç:ie ar--marneYJt os 

No capít•-tlo 2 foi 

e .suas 
escala 

consequênci aS 
muY"1d i a 1. Dada 

deseY"1VOl viment o da IAB, 

tratada a quest~o da Mudança da políti~a 
norte-americanas para o Terceiro Mundo, 

gerais para o comércio de armamentos à 
a importância ·deste evento para o 
explora-se com mais detalhe, no trecho 

que segue, o caso br-as i leir·o. 

O aY"tO de· 197ft foi mar"'cado por dois acontecirney,tos 
importantes para o desenvolvimento d~ indóstria brasileira de 
material bélico. O início das gestêles por pa·r"'te da IAB para 
penetrar no mercado externo e a deterioraç~o das relaçbes 
mi 1 i t ar··es Br--as i 1-I:.::UA, ew espec i a 1 F10 campo do fc,rnec i ment o de 
ar-mament c1s. 

As relaç~es Brasil-EUA no campo da ajuda financeira, 
r,laYitiY"Iham-se até aquela data y·,um nível bastante satisfatóri<:~., a 
julgar pela participaç~o norte-americana no total recebido sbb 
este conceito pelo Pais. Entre 1946 e 1973, o Brasil recebe1~ 7,8 
bilh~es de dólares sob o conceito de assistência externa, dos 
quais 5 bilhetes (777-) dos EU~~- Só Y"JO período 1rJG2-73, o país 
recebeu 4, 3 bi lh;::tes de dólar""es (737- do total) dj.re·ta c~u 

indiretamente provenientes dos EUA, o qu~ mostra a disposiç~o do 
yover""'Y1o nor""t e-amer-icano em 
desenvolvir11ento br-as i leil'"'O .. 

seguir participando e estimulando o 

Ao contrário do que ocorria em outros países do Terceiro 
Mundo., a ajuda militar norte-americana ao Brasil nunca foi 
significátiva em comparaç~o com o total proporcionado. No per""iodo 
1950-74, a ajuda· mi 1 itar somou pouco mais de 3(H) mi lhôes de 
dólares, divididos entre equipamentos e treinamento, através do 
Gt"'anL_B_~d and Excess fYtater"'i§J_ITc,gr"'affi.. Este pY·.:<gr""'a.ma er""a 
financiado com fundos da assistência externa norte-americana, 
sendo os valores a ele correspondentes incl1Jidos no ·total 
pr""opor-ci.:.nado pelo goverY•o dos EUr-:~ a vár-ios países. Ern teí_...r,Jos de 
mater"'ial bél í co, elE.:> contemplava uma ar11pla garoa de ar-·miõwlen-tc.-s e 

Ver, entre o~tros, 
( 1984). 

I nt er"'amer i caY• Eco·r~cmic ~lffEtit"S ( 1974) 
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supr ... ímentos do estoque pelas. FFAA 
nor--t e-arnc::y·' i c a nas. 
O último ano ew que e.~sse pt"'or.IY't3rlla pr"'eviu t"'ecut--sos pat"'a o Bt"'asil 
foi o de 196B. Tais ·r-'ecursos foy·ar,l aplicados n•:•s cir.cc• ar.os 
subsequentes~ fazendo com qtte, eM 1973, praticarnente todos os 
iter-.s tivesser11 sido entr-·egues, e que a exist~~··,cia do programa 
passasse a ser irrelevante para o Pais a partir de ent~o. 

Além desse programa, o 
contribuía para o supri~1ento de material bélico r.orte-arnericano 
ao governo brasileiro. Cerca de 200 milt1bes de dólares foram 
autorizados pelo programa FMS durante o mesmo pcriodo (1950-74), 
totalizando cerca de 500 milhbes de dólares em 25 anos~ O 
material era actq,Jirido, mediante créditos c0mprbrnetidos, 
pt"'ovenier.tes do própr .... io pl ...... ogr"'arna, 

avalizados pelo governo dos EUR, 
ou à indústria norte-americana. 

ou do setor privado, mas semp0e 
junto ao Departamento de Defesa 

de restringir as A decis~o do Congresso 
vendas de equipamento militar (sobretudo o considerado de maior 
sofisticaç~o) 

influência de 
à AMérica Latina ocorreu nos anos sessenta, sob a 

membros liberais. Ela coincidiu, tavez de 
momento em que as FFAA da regi~o estavam 

importantes programas de re-equipamento e 
pt"'opósi to, 
engajada_? 

com 
em 

Tllodet"'ni ::aç~o. 

o 

O [ o-,·e UlD......_>3.ée~.:L~:tªX!S.§' ___ fl.::_t, 
promulgada em 19G6, previa um 

de acordo corn uma emenda 
teto de 75 rnilh.·':tes de dóla"!'"f?S. 

anuais para ·a ajuda milital~ para a nmérica Latina, e>cclltido o 
ty·einar11ento de pessoal <poster"'ior-rnerrlte, ew 1'372, este teto foi 
ampliado para 150 milh~es de dólares). Dois anos depois, em 1968 1 

o Fo.!:_~ig_:C! __ I~!i_LLtE.CY_§_~le'ê __ Qc"t__, que re--.;isou a legi::-,;.12\çào ê-\ti·l'",ente 
à assistênçia externa, proibiu a Vel~da de armas sofisticadas, 
como siste~as de misseis e avi~es .a jato, 0essalvando os casos em 
que presidente dos EUi1 que tais vendas erar:l 

importantes para o interesse Y1ort~-americano. 

Sendo a regi~o con~iderada de interesse estratégico, e dada·· 
a impossibilidade de efetuar a venda de armaroento Y•ol-te-americano 
diretamente, o governo dos EUA optou por uma política 
alternativa. Passou a repassar fundos, atravris do Tesouro, às 
FFAA latino-amerlcana~ para· -a comp~~a de armame11tos produzidos 
pelos seus aliados europeus. 

Segundo várias fo~tes norte-americanas, boa parte da ajuda 
econdrnica concedida à regi~o teria sido orientada de maY1eira 
semelhante. Is~o é, para a aquisiç~o dé armarnento próduzido por 
paises da Europa, que além· de n~o coloc~re1n limites ao 
forneci~1enta de equipaMentos sofisticados, oferec1am condiç~es de 
assisténcia téc~ica e finar1ciamento .mais favoráveis do que as 
norte-americanas. De fato, é neste periodo que váric•s paises da 
t"'egi~o efetuat".:ll"tl CC•fllpr"as vultosa!:.-;, cor11•:• o Peru (cc.çêiS fr·,:\nceses 
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I~Lil:.ªfL'ª~>, a Ceoltlrnbi.-::~. (subrnal·~il'"tOS suecos), o Chilr:• (frúgatas 
inglesas). No caso do Brasil alega-·se que, entre 19G7 e 1~73, 8(!0 
milhbes de dólares te•~iam sido gastos na compra de avi~es 'de 
combate e transporte, navios, helicópteros e submarinos, do 
Canadá, da França, da Ingla·terra,da RFA e da Aus·trália. Enquanto 
issc,, apenas 170 mi lhêies de dólal''es teriarn sido ~Jastos r-,os EUA 
com a ir,lpo-r-taç~o de rnater""ial bélico. Esta situaç~o era 
consideravelmente distinta da existente desde o pós-guerra até 
meados da década de 1960, quando as FFAR brasileiras eram 
supr .... idas, quase que eHclusivamente, =om water"'ial Y'IOrte
americar-.o9. 

As restriç~es impostas pelo Congresso norte-americano~ 

apesar dos subterfúgios utilizados pelo Executivo, surtiram o 
efeito desejado de limitar a venda de armamento para o Terceiro 
Mundo. No caso brasileiro, entretanto, originaram urna 
n~o buscada, de descontentamento entre os militares. Os 

situação~ 

EUA eraro 
cortsiderados aliados quase que incondicionais pelos militares 
brasileiros, a ponto de terem merecido o seu apoio nas aç~es da 
Segunda Guerra MuY,dial e em outras subsequentes, e de serem a 
fonte praticaMente exclusiva de material bélico. A atitude de 
desconfia)'"1ça, e até hostil idade, do yc•VeY'.r'"tO:l YIO)·"'te:-ar,1el"--icano, qu~ 

impedia o cumprimento dos prograroas de moderr,izaç~o das FFAA, em 
particular a recusa em fornecer avi~es a jato à n~ronáutic~~ 

levaram ~ um acirramento das tensbes. A situaç~o de excessiva 
depe)'"1déncia dos EUA __ par""a o supr ... iw"ento de u1aterial bélico, que já 
preocupava setores militares crescentes importantes contribui~ 
para uma mudança significativa na estratégia de aquisiç~o de 
equipamentos das FFAf:'!.. A t"~n"fase, já existente ·no ~H11bi t·=• da 
Aerc•náutica, no desenvolviroen·to tecnológico e na p~oduç~o local~ 

passou a difundir-se.. A diversificaç~o dos fornecedores de 
equipamentos, peças e componentes, bero como de tecnologia capaz 
de dar origeM a projetos de co-produç~o, passou a atuar no 
sentido de .um progressivo afastament·o dos EUA e da aproximaç~o 
dos parceiros europeus. 

Pelo lado norte-americano, vários analistas e politicos 
apontararn as desvantagens e riscos causados pelas medidas 
implementadas .• Entr"'e eles, os p_rejuízos eco·nb.r11iCos potenciais 
causados à ir1dúst-r"'"ia militar norte-arnerica·nc\'J a perda de 
influência politica junto ao Brasil, a possibilidade de 
sur-gir,lent·o de pt ... c~blernas log:í.~t;_icos er11 a·ç·':íes milit2·r~es conjur-1tas~ 
devido à incompatibilidade do equipamento utilizado pelo Brasil. 

~ Um episódio ber~ conhecido envolvendo o Brasil é o da 
~ecusa dos EUA a fornece,·· caças a jatQ sob a alcgaç~o de que o 
equipamento era demasiado sofisticado p~ra as FF~A brasileiras. 
Este fato tet .... ia c.if.:t:er""'min!0.1.do a cor11pra pelo Brc1si l de 15 t:J_IY·Z19_ê.. 
franceses (lnternational Herald Jribune, 07.09.82)~ 
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Existe uma con!:;idet"áv•::l cc•nt·r'··ové)·"'sia a respeite• do efeito da 
politica adotada pelos EU~ na década de 1970, de restringir as 
exportaçóes de arr~arnentos para paises do Terceiro Mundo. Alguns 
autores, interpretando, conscienternel~te ou n~o os interesses da 
indústria de armamentos norte-americana, afirmam que o efeito das 
t .... estriçêies iu1posta~5, pr"'imeirawer-.te pelo Congt"'esso, e depois pela 
própria administraç~o Carter, ~oi simplesmente permitir que os 
EUA fossem substituidos por outros paises, no fornecimento de 
material bélico para o Terceiro Mundo, sem levar a uma queda do 
comér-·c i o i nt ernac i o na 1 de ar ... warne•,.•t os, como se pret e·r,d i a.. A 
afiru1aç~o está baseada tanto em dados globais como em episódios 
concretos, em que uma negativa por parte dos EUA, de• fornecimento 
de cer ... t c•s eq ui pawt:-:õ"r-.t os a a l y ur,s pai ses, si rnp 1 e::::-;rnt-?nt e 1 e vou à 
importaç~o de similares produzidos por empresa de outr~s 

r.acicq'",alidades (Labl· ... ie, Hutchir,s, Peura, 1982) .. 

Como exernplo do primeiro tipo de argumento, há a constataç~o 
de que dura~te a adroinistraç~o Carter, enquanto q valor dos 
acordos de transferências de arrnamentos para o Terceiro Mundo se 
mantinha constante ern termos nominais (e ,portanto decrescente em 
terroos reais)~ a URSS praticamente dobrou o valor das 
tray,sfet''ências que hav1a feito r,os quatr"'o ar,os al'",ter"iores. Isto 
fez com que, er11 1979, pela pr ... imeira vez, a UHSS tivesse 
ul tr ... apas-~~ado os EUA ern volume de ar"r11ament os ent t ... eg ues ao TercE· i r o 
Mundo. No mesmo periodo, a França tniplicou o valo~ dos seus 
acordos com o Terceiro ~lundo, equanto que a Inglaterra, a 
Alemanha Ocidental e a Itália o duplicaram. 

Como exemplos do segundo tipo de argumento, s~o·_mencioy,ados, 

ent·r---e outr ... o:•s: -··a cor11pra, pelo Equador ... , de ~Li.!""ag_~:-s F-1 "Pra-r.cés, 
em funç~o da recusa dos.EUA de fornecin1ento do F-5E, e seu veto à 
expor-taç~ü do F.fir israelense, equipado cc•r11 rnoto·res de 
procedência r.orte-americaYta; a aquisiçllio, pela Argentina de 
hel icóptei''OS franct::-ses, submat""ÍY•os. alem~es, e Mi.J::_-ª-9_'ª's 
ist""aeler•ses, depois da P'~"''Oibiç~o de exportaç~o ele armamf.-?-i-'•tc•s 
norte-anlericanos para aquele pais. - a compra, peld 'India, do 
Jaqu.,at ... bt'itf1r-,ico., em funçi:!o do veto elos EUA à e)<po·r.-..taç~o do ca·ça 
Vi_gg_~D. sueco, equipado corn m•:•t ores pt""oduz id•:'s sob 1 i cença norte
arner .... icana .. 

A perda dos mercados anteriormente dominados palas empresas 
norte-americanas é especialmente preocupante, segundo esses 
autores, devido às condiç~es em que se realizam as-vendas pelos 
seus con~orrentes. Os subsid1os concedidos pelos países europeus 
e principalmente pela URSS, que por motivos politicos pratica 
preços inferiores aos da concorrência, concede créditos 
especii:ilr11eY1te vantajo<;~os, e aceita acordos de "cütn,.~tet"tr~,de 11 , 

fazem com que seja dificil a ·sua eventual recuperaç~o pelos EUA. 

de 

Além do prejui~o 

armamentos teria 
que a política de restriçôes à exportaçào 
causado à indústria norte-ame~icana de 



a\"~hl,õ:\rnento<::; haveri.3, •::•utr..,o~~., de ca1~úteY' e~stl-""'•::i+,(~·qic,..::•, f)•"?\l ..... "?l. aquelE? 
pais \pE~\""'da c.Je c.:-\pdcicl.:,\dc~ de il··,fluencicir as .._,eci~~.:.:jc•!::i políticas, 
cor,leY'ciais e di plowát ica!'-.s cJ•:•s -países r ... ecebE!do:<l""'es). Nur~1a 

per"'spectiva rnais global, havei""'ia, também, est:í.rnulos para o 
cr~escimel~,·to da cot'"'r-·ida ar--rn.~unentista, pY'Íncip~lr,'lente a r.ivel 
regional, devido ao crescirnento da produç~o de ~rwamentos ~os 

países do Tet--ceir~o l'~'lu·!",do. 

Em seu 1 i Vl'"O l.b..§L.._JJ!IlE?_t~_;Lç_a n _flr:!D.§ _____ ...Éi.1~.Q e Y' r~.§Y' kg_t._, t'-'1 i c h a e 1 F, 1 a r e 
cor-,testa muitc•s desses aJ~g~Mentos de uma forma bastante 
aceitável. Em relaç~o ao argurner,to de que as empresas prodtJtoras 
de armamentos norte-americanas teriarn perdido o r11erçado latino
americano para os paises da Europa, ele retruca rnostra~do que o 
armamento fornecido à regi~a pelos EUA n0 pós-guerra constituía
se de mate-r""ial desr,lc•bilizado, sendo que os países eur""c.peu.S 
mantiveram-se~ durante aquele período, fornece~do o equipamento 
novo. A Inglatet~r~ teria sido o fo)~necedor n1ais importante, 
expor--tar·,d·:• navios, caç.'as e bor,lbi3t''deir--os .. Assir,1, n~"\·:• ter·1a ht:::tVido 
propriamente uma perda para as empresas norte-arnericanas, urna vez 
que elas nunca teriam de fato entrado neste mercado. 

Aos argumentos de que a política norte-americana teria 
estimulado os países da regi~o a desenvolverem suas próprias 
indústr--ii:\ de mater~ial bélico, ele retruca indica·l"ldC• que as 
restriç~es referiam-se apen~s aos equi~amentos mais sofisticados, 
como caças surers8nicos, que até agora nenhuM pais latirro
americano fab~~~a. Por outro lado, constata .que a maior parte dos 
arMamentos produzidos pelos paises da regi~o poderiam ser 
l-i vremer,t e ad qui Y' i dos r,os ElJJ'=). 

Foi num momento de crescente afirmaç~o do nacionali~rno 
caracteristico db período Geisel, que ocorreu aq~tilo que foi 
considerad6 com alarde pelos militares brasilei~"'OS como ttrna 
·indesculpável intlnomiss~o norte-ar~ericar,a nos assur,tos interY~os 
de• Br"'asi l. En1 .junh•::• de 19lG, foi pr"or11ul gad~t ·nos EUf:) ur11a erJlerrda 

que exigia que a proposta feita pele• Executivo ao Congresso para 
a dest i l'"1aç::';l;o de f1..1·ndos de '1 a.j uda par"' a a se~1'-1l-.z\·rrç.'c:-l '' { ~§:ç_:~:!_iy 
Q~~si~-;t_~\\"'CQ.) fosse e.companh,:\d~:~. pc•r"' ,_,m relatório sob·r~e a sit U~\ç·~o 
dos direitos humanos. Em agosto do mesmo ano isto foi. cornunicado 
às autoridades brasileit"'as, e no inicio de março de 1977 foi 
divulgado no Brasil o relatório produzido pela embaixada y,arte
americano em Brasilia a respeito da sítuaç~o interna no Brasil. O 
docurnento citava a existência de discriminaç~o racial, tortura, 
p·r''isbes ilegais, r ... estriçbE~s políticas~ perseguiç~o à Igreja, 
abandono dos indios e a desigualdade social, aléM de referir-se a 
estt"utur--a mi 1 itar" do Pais. <ESP, 06. 03. 77).. Apesr::1r do te<:•'r"" do 
t ... elatór--l.o, o EX{-:?C'Jtivo r'P:<i·"'te-amet"icano n~o reduziu a ajuda 
militar para o Brasil, ao cor-,tY'áY'io do que oco·r~r~eu corn a 
Argentina e o Uruguai, que haviam sido avaliados de maneira 



ser•lf.? ll1 i::\nt e. (-l P'r"'C•p·)~; t 0. de 
podet"'ia, evey·,tuall!'!f~nte, 

mant i cia. 

alocaç~o de 
v i t""" a ser 

·5(1 milt1~es de dólares 
reduzida pelo Congresso 
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que 
foi 

Cohto represália ao 
br .. asi leir-·os como uma 

que fora il~terpretado pelos militares 
injustificável intromiss~o nos assuntos 

inter"nos do t=•aís, u1as que, na vet"'dade, eY'a alDo conhecido há 
vários meses, o governo brasileiro decidiu denunciar, em março de 
1977, o Acordo de Assisténcia Militar Brasil-EUA de 1952. A 
decis~o ocor"'reu pouco antes de encerrar-se um programa que já 
pouco significava em termos práticos. 

O trecho que segue nos dá uma idéia da dimens~o que o fato 
assuraiu para o gove~no brasileiro: 

••o fim ~a aliança Brasil-EUA já havia acontecido. ·o 
rompi~ento deu-se em março de 1977. Rcrescentada à crise de 
energia de 1973 e à perda do sudeste da Asia, de Moçarnbique, 
Angola e Guiné Bissau, em 1975, havia uma lista de supostas 
violaçôes aos direitos hurnanos ligada à ajuda rni.litar norte
ame"r"'icaY•a de 50 rnilhbes de dólai·"'es. Indignado taf'1te essa 
intervenç~o, o Goverf'10 brasileiro, que chegou a considerar o 
roMpimento das relaçôes diplomáticas, conter1tou-se corn .o 
cancelamento unilateral do acordo de defesa mótua de 1952. 
Prevaleceram o interesse econômico e as consideraçbes 
est-t"'atégicas 11 <FRIEDE, H .. 11 0 Impacto do P.:.dt.7;'"r"'io Militar 
Bt""'asileiy··o". ~_s.paç.-. e Vb,:d,, 3(3) 1'381, p. 25/28). .. 

Como vimos, a situaç~o das FFAA brasileira~ nesse periodo 
er""a bastante dif:í.cil er11 tet"'fllOS dt? equipan1e·nt·=·· 1·r1~Jitos dele<:.)
haviarn sido fabricados na década de 1940 e no inicio da de 1950, 
e sua quase totalidade era de procedência y,orte-americar,a. Além 
de tecnicamente obsoletos, sua manutenç~o se tornára prc•ibitiva e 
sua cor-tfiabi 1 idade r·-eduz ida.. A decis~o de pr""'oceder... ao 
reequiparner1to das füY'ças aY'rnadas a p~.~Ú-"'t ir de um esfor ... ço inte·ry,o 
est~ve estreitahJente ligada a ·uma situaç~o de abandono que 
estaria sendo determinada pelos EUA. O te>(to que seg,Je, do r~esrno 

autor, caracteriza dramaticamente esta situcç~o: 
'' os poucos anos que se passaram desde a retirada das.· 
forças da de1~ocracià do sudeste da Asia, têrn demonstrado que 
a velocidade da retraç~o do poderio e da disposiç~o n1ilitar 
dos Estados Unidos, -vem 1 inevitavelmente, ·pressionar os seus 
par·ceit"'OS rnilitar"'es a .substitu:í"r·em as duvidosc:1.s pr-·.-:~messas 

militares norte-~mericanas em poderio militar real e 
dispor-,ível cor11 capacidade de dissuas~o estr--atégica 11 • 

A idéia -do abandono norte-a1nericano é retomada por outro 
especialista bt"'asileir-'o ((FERREIRA, 1980: 65), a partir"' de ur,la 
tendéncia, qtt"e estat"'ia se cor-ifigur"'aYtdo, dE: ~nfase à guer ... ra 
convencion~l ern detrimento da guerr~ nuclear, e indicar,do a 
postura assumida pelos países como o Br~sil: 

"B._yj. t i h,1:'3_.9...ª·-·º·!~X~~~J __ ig;j.~r;-.t_n_or ... :t§?~=arDg_!".: i c. a y,ª- - do , es t o.dü de c\ 1 ma, 
da p•:•pul aç~·=· deos Est adeos Ur1i dc•S - é a ~L..Lf_g;r L·2.· ... " 
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" . é na pc···-i fE'Y'ia que• .::O"\ Uni;_~o bovir.~t i.ca I''E~al :i :~et ~~:ud UJE\\"!Obr"'êl 

confiante de que o estado d~ alma norte---anJericano vol-tou a 
ser isolacionista ..• porque Was~ington faz da guerra, Y1a 

mgdida que seus lideres pollticos e m_:itares est~o presos à 
ilu!::;~.:. nuclt?<,'l)·~, a icléict c:Je que é e só p.:•de ~-.er C\bseoluta .. 
Nessas cc•ndit;êlt:s, o pY'e<blewa da per"'ifey·ia ~· ç_ncc•Y1tY'ar <?,...eus 
g.r:.óp·r'·io=- me!_.ç.•s__9_g__çl_~_:fgs_S\_, sabendo que a ir-.iciativa 
estratégica clássica pertence à Uni~o Soviética e que os 
Estados Unidos n~o tém como, na guerra clássica, defender 
iY..ter"'esses supc.stôs seus Y'•D além maY"''. (grifo nosso) 

~ dificil determinar qual o papel que desempenho~ a situaç~o 

descrita no processa de criaç~o e consolidaç~o-da indústria de 
armamentos do pais, dado q•Je seu iniçio, como vimos, ocorreu 
wuito antes, quando as relaçbes com os EUA Y"•o plano rnilitar e-r""aÍ'n 
as melhores possíveis. De qualquer forma, é inegável que ela 
tenha cumpr--ido urtl ir,lportante papc>l catal i~.k.'ldor de efetiva 
roobilizaç~o do potencial que havia sido criado. Na ocasi~o, 
vát""ios militares e empresários enunciaram sua opini~o a respeito 
da possibilidade de supt""it'"', mediante pt"'oduç~o ir-.tet-'"'n21 ou através 
da ír.lp<:q·--taçê\eo de c:uty·os pa.í.ses (o que já viy-,ha acontPcendo, haja 
vista a compr--a dos -avi:~es trJ.Lt"'a_g_§'~ fr"'anceses e das fragatas 
iY1glesas), as necessidades das FFAn bras i leit"'as. <E=~~;p, 08 .. 03. 77) .. 

O c 1 i ma elas r e l acêies 
sua alt~t~ac~o 

militares Brasil-EUA e _§l____QC<SSlbilidade d~ 

O clima entre EUA e o Brasil, no que conce~Y,e à~ relaçôes 
militares permanece'J frio, sem qu~ nenhuma iniciativa importante 
fosse tomada no sentido de urna reaproximaç~o, até b firsal de 

·1982. Apesar das press~es de natureza comercial, decorrentes das 
m-anifestaç~es de empresas norte-americanas (cor~entadas mais 
adiante>, prevaleceu, por~ parte do establishment militar r,orte
ar,let"ica-r-,o uma atit1..1de política de 11 apoio critico" .t\ expar,s~o das 
exportaç~es brasileiras de ar:namentos. Sornente em ocas1bes ern que 
uro contrato de venda vir,ha a contrapor-se diret~~1ente às 
detel~nlinaçíjes Y"IOt"te-arner"'ici1Y"Ias é que se f~1zia nc•t2."r''' alguuia 
press~o no sentido de que a mesma fosse evitada. No geral a 
atuaç~o brasileira era vista com bastante toler~ncia. 

P\·"'ir.cipaln!ente Q'Jand.:• as eHpOY'taç•~es dirigiam-se as FFrlP. de 
países veladar.lentE' apoiados pelo _estabJ_.i-shrne!rt. rni 1 itar norte
awet ... icano'l' mas que n~o pc•d i aro- recebe?!...._ arrnamentc•s ''made i Y1 USA'', 
devido a imperativos de política externa~ ou à situaçào politica 
interna. Nestes casos, em que o fornecimento de equipamento 
norte-americanos era desaconselhável Ol\ impossivel, devido a 
disposiçbes do Legislativo daquele pais ou, durante a 
administraç~o Carter, do próprio Executivo, a alternativa era o 
fornecimento clandestino ou a triangulaç~o através da exportaç~o 
para terceiros paises. No entanto, a obriga·toriedade do 
certificado de uso final tornava o expediente extremam~nte 

complicado e arriscado. 



1T1 

A expot""t aç::.'tc:• dt:.' a)···wwr.lent•:•S bY'i:tSi lei)""'Os paY .. a o Cf-li le per"'ra.ite 
entender con1o deve ter funcionado o esquema. Durante a 
admi ni str"aç~o C.::u-"'tei·"', a expcq··'t aç~o ele c:n--'~ .. dmentc•s p3i ..... i1 o Chile foi 
suspensa devido a reiter~das viol~ç~~s dos direito humanos. A 
sit1..1aç~c), evídent.r:rncnte, r·1io'10 iY.tel"'essava ao g?_tEibl_i_?_hfili?J:~t 

Militar norte-americano, desde o inicio do regime autoritário 
comprometido com a defesa dos interesses do ~apitai norte
americano naquele pais. Era conveniente manter um fluxo de 
armamentos para as FFAA chilenas, seja para a manutenç~o da 
repress~o interna, seja para alimentar as pretensbes 
expansionistas de Pinochet. Como fazé-lo? A IAB, in·teressada em 
expandir seus mercados, involuntariamente tinha a resposta. Cabia 
às forças situadas nos EUA interessadas ern que o tri~ngulo se 
fechasse apoiar a iniciativa, ou, pelo menos, evitar que foss~ 
obstacul izada. 

A primeira aç~o norte-americana no sentido de alterar o 
quadro vigente ocorreu em novembro de 1982, por ocasi~o da 
visita do presidente r~eagan ao Pais. No à~1bito de um ar~plo acordo 
de cooperaç~o ecoJ~bmica e tecnológica, foi assinado Llm protocolo 
de intenç~es envolvendo a cooperaç~o na área· militar. Est~ 

iniciativa fazia parte de um projeto da administraç~o Reagan de 
recuperar a ••confiança 1

' dos militares brasileiros, segundo seu 
staf_f_ i:.'\fllÊaçada pelo seu antecessor"' ... 

A possibilidade de contar com tecn~log~a norte~ahJericana era 
bastante atrativa pa~'a a IAB, até e11t~o limitada oo suprirAento de 
resultados t~cnológicos alcançados nos paises eu)~opelJS (ao que 
consta existem acordos de transferência de. tecnologia militar 
com, pelo menos, quatro paises europeus, mas nenhum com os EUA). 
A consciência de que a manutenç~o do crescimento das exportaç~es 
de al"'rtlawentos 
di fiei lme)"lte 
empresas do 
i nt er,çbes .. 

passava por uma rápida incorporaç~o de tecnologia, 
obtenivel de maneira aut6noma, estimulava as 

setor a explorar as potencialidades do. protocolo de 

Entretanto, a julgar_pela aparente i~existéncia de qualquer 
desdobramento significativo, os ~esponsáveis pela implementaç~o 
das aç~es nesse campo parecem ter encontrado o~st~culos dificeis 
de serem removidos. Pelo ~enos t•~ês deles podem ser imaginados. 

O primeiro, externo à área militar, era que a ·transferéncia 
.de. tecnologia militar estava condicionada ao relaxamento da 
política de ir-,fcq·"'rn~~.tiCa br"'asileiY'0'' {reset'"Va de wer"'cado). O 
segundo, também·alheio à área militar, referia-se à reivindicaç~o 

do gc•vet"'r;o l'""IOt"'te-.:H!Ie~""icar.o de qu_e fosse ret ir--ad•::• o .subsidi·:• às 
exportaçbes concedido às empresas brasileiras. Es·te assunto, 
aliás, foi habilr~ente excluido da flauta de negociaç~es, uma vez 
que, um dia antes do inicio da visita, em 23 de novembro de 1982, 
foi baixada uma portaria estende1~do o prazo de vigência do 
crédito-prémio do IPI, de abril de 1983 .para abril de 1905. O 
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terceiro e último, mais di~etamento relacionado à InD, era que as 
autoridades por ela responsáveis deveriam passar a exigir um 
certifica do de use• f i na 1 paY'a os ar"'murner-st os e>< por"t ad.:.s; o que 
sigrdficava, de fato, que os EUn 3.SSd'r"'iarn a poder iy-,fluir 
diretamente no destino das exportaç~es brasileiras de arr~amentos. 

Aléfll de• aspecto de 11 perda de s•:•bet'ania'' que issCI 
represer.tava, havia urna quest~o muito pragmática a ser objetada. 
Era o fato de que dois dos maiores clientes brasileiros, o 
It"aque e a Ll.bia, ser ... iaw vetados pelos Eua., corn consideráveis 
pt...,ejuizos à IAEt. A aval iaç-i:(o dos respo·nséveis pela IAB., 
comparando os lucros potenciais proporcionados pelo aporte 
tecnológico norte-americano, com os prejuízos que adviriam com a 
pe~da de mercados, deve ter apontado um resultado tendente·à 
manutenç~o da situaç~o ent~o existente. ~ claro que, corno no c~so 
do rompimento do acordo, ocorrido em 1917, a alegaç~o do governo 
brasileiro concentrou-se no aspecto da manutel~Ç~o da soberania do 
Pais, mais umá vez ameaçada, e n~o nos motivos reais que 
deter-·rninav'arn sua atitude. 

Um dos casos mais flagrantes da press~o a que pass01J a 
estai"'. sujeita a IAB, po..-... parte f!!os países tr .... adicionalrnente 
produtores de arman1entos, ocorrou bastant·e cedo. Em 1973 a 
General Motors do Brasil resolveu converter a sua lint1a de 
produç~o de motores diesel de sua fábrica de S~o José dos Campos 
pat"'a fabr""'i_car motor ... es à gasol ir,a. Os mc·tor"'es diesel eram 
empregados pela Engesa nos seus blindados e a decis~o da GM 
dificultava os plal ... ,·os·da empresa, o que üt""igi·r.ou uwa t"'eclarnaç~o 

por parte do engenheiro Whitaker ao Governo~ 0 • A partir dela, 
distintas posiç·~es for ... am assuwidas pelas auto·..-'idades (Ist~g_., 

07.11.79): -o gen. Serpa, ent~o chefe· do Departamento Geral do 
Pessoal do Exér"'c i t 1:•, acusou ge·...-,er i cam~nt e as ewpr~esas 

multinacionais de deterem um poder de boicotar segrnentos 
pr""_odutivos vitais para o país 1 :t; o ént~q t'linistro do 
Plane,jamento, Delfim Netto, negou categoricamente a existência de 

r ... eal idade, a decis~o" 

dada a 
da GM n~o chegou a atrapalhar 

possibilidade de lttilizaç~o de muito os planos da empresa, 
motores diesel fabricados no pais por empresas européias. 

:t..t. Uw ex-chefe de. E1,1FA explicou as pressbes sobre a I-AB de 

deser-,v•:~ 1 vemos tecnc• lc•g ia 
cç•r-1f i áve l, cow acr2 i t aç~o 
sentem-se prejudicadas, 
06. 11. 81) • 

e cla\·"'a, 
pr:'. r-H"' i a, 

dizendo: 11 toda a vez que 
p-roduto fabricando ur:1 

est ray,gei r a, as 
e isto é uma 

naç~es estrangeiras 
coisa natural~~. <ES!=' 
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empt ... esas 
. (.) 

multinacio11ais COJ')tra a il1li~stria 

Calderari, en·tllio presidente da 
bélica 
Imbel, 

tH1l boicote das 
brasi leit ... a;e 
adwitiu que as eH!pr"e~::.as 

de mate.-.... ial 
multinacionais sempre ajudaram muito a 

bélico bra*~;;i leira, dE1ndo iÇ!IJEtlmente a 
n~o concordava com as afirroaç~es de Wtlita~(er~~-

ir-,dústl"'ia 
el'-,tendel·"' que 

A esta altura, e pelas raz~es enunciadas a Engesa já est~va 
coro um lugar "assegurado 11 ·nos países do Terceir ... c• i•1undo e, em 
especial, no promissor mercado do Orient~ Médio. Sua penetraç~o 
no wercado dos países cel .. ,ty·ais e·r"'a, ey·,tretar-,to, pr--at icartleY,te 
nula. A ''resposta'' da Engesa às pressôes que começava a sofrer (e 
como ela também a Embraer, que tinha a exportaç~o do Bandeirante 
par"'a ernpr"ego civil dificultada ern ftrnçi!tc' da? acusaçttes de 
du!I!Qit'"...!.fl. feitas pela empY'esa YtC•rte-arller"'icar-,a Fair-·chíld) r,2tc• se 
fez esperar. 

Poucos meses depois, ela iniciava negociaç~es visando seu 
ingresso no rnercado norte-americano,que se daria através de uma 
associaç~o entre a Engesa e ~ma companhia norte-americana, 
responsável pela produç~o de uma vers~o mais sofisticada do 
Urutu e, eventualmente, do Cascavel, que receberi~ a denominaç~o 
de Hydracobra. Uma concorrência estabelecida pelas FFAA norte
americanas, em julho de 1981, com o objetivo de equipal~ sua força 
de rápido deslocamento, e/ou seu corpo de fuzileiros navais. Da 
concorrência poderia result~r numa encomenda gigar.tesca de mais 
de dois mil veiculos contou com uma proposta elaborada pela 
Engesa em assoçiaç~o com a Bell Aerospace Textron CESP 25.02.81 e 
15.09.81). 

Caso houv~sse ganho a concorrência a propoSta teria 
ot'iginado um acordo de co-produç~o que estabeleceria. um marco 
.importante na história da indústria de armamentos do Terceiro 
Mundo. Teria sido a primeira vez que um pais do Terceiro Mundo 
gal'"thaY' i a uma conc~rrência deste tipo. Na realidade esta sítuaç~o 
só veio a ocorrer quatro anos mais tarde, quando a Embraer~ em 
associaç~o com a Short Brothers, ganhou a concorrência da RAF 
para a entrega de 120 avi~es Tucano. 

A probabilidade de que a iniciativa da Engesa viesse a ser 
bem sucedida era remota, embor~ ela jà fosse considernda na época 
a maior fabricante ocidental de blindados sobre rodas. Mesmo que 
fosse constatada uma clara superioridade dos produtos da Engesa, 
o estado das relaçbes entre os dois paises no campo militar n~o 
parecia facultar um empreendimento dessa natureza. 

1~ Como se. pode ver, estava se iniciando, nesta época, um 
.confronto de posiç~es entre estes dois personage11s do setor, 
confronto esse que iria agravar-se posteriormente. 
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O trecho que segue trat~ de urna outra empresa terrAinal do 
segmento carros de combate, a Bernardini. Além de 1nostrar algumas 
cat--actet~isticas da empr .... esa, ele seY'VÍt'''i-\ per--a ir-.dicar--, à 
semelhança do que se irá fazer em outros po1~tos Jesta seç~o, a 
importáncia que foi adquirindo a Engesa na determinaç~o do rumo 
que foi sendo dado ao desenvolvimento da IAB. 

No final da Segunda Guerra Mundial o Brasil recebeu dos EUA 
uma gt'"ande quantidade de veículos militares que, E:?ntrc-tantc., corn 
o passar do ter~po tornaram-se ultrapassados, dado o surgirnento de 
r.ovos equipame·ntos, e de wa.,-.ute· .... ç~o p-r'oibitiva., dado a 
dificuldade de obtenç~o de peças de reposiç~o. No final dos an6s 
sesse\~ta, em funç~o das encomendas feitas pelo Exército junto à 
indústria nacional já havia sido possivel substituir a maior 
parte dos camint·1~es, jipes e tratores roilitares por vei~ulos 
pr ... oduzidos localmente. A fabricaç~o de carros de combate, 
entretanto, apresentava uma complexidade ~ecnológica ~aior do que 
a caracteristica da indústria automobilistica, er1t~o o setor mais 
sofisticado iY1stalado -rso país.. Istc• levc.u o Exér"'cito a tentar a 
obtenç~o de carros de combate norte-americ~no~ M-41 e M-113 
necessários para manter sua capacidade operacional. 

DiaYtte da f11Ud~u"'1Ça oper .... ada na p•:•l it ica nol"'te-ê"tmeY'icana de 
fornecimento de arMas, que implicava a~desativaç~o dos acordos de 
concess~o de equipamento, e da impossibi l idac!e. de co·r,tç;tr cc.m 
recursos para importar, e em funç~o da onda de nacionalisrno 
típica do pet"'íodo Geisel, o Exército r .. e~o:::=lve,J, e111 meados do-s 
anos setenta, modernizar as centenas de carros de cornbate 
obsoletos <M-3A1 Stuart e M-4 Sherwan) que integravam suas 
unidades. Ern 1973 o Exército qualificou um cc•njunto de empresas 
ar"'ticuladü. ern. tot"'Y"IO da Be·rnar"'dir1i e cor1stituído pC•t ... 

rnul~tinacionais sediadas no país, ·corno a l'ife·r .. cedes Benz e a Saab 
Scania, e gr ... upos r1acionais, como a Biselli, Novatraç-~c., 

Motopeças, D.F .. Vasconcellos e Eletl~om6tal, para a r1toderr,iz0ç~o 

de 80 cal"'Y'c•S de cowbate leves 1Yt-3n1, p·t'od_uz id•:•s no f-í nal dc•s a-r,os 
trinta e no início dos quarenta nos EUA 1 ~. <FSP 17/11/82 e ESP-· 
18. 12.81).. As atividades da BerY1~rdini (umQ tradicic•nal 

aço) na áre~ roilitar haviam-se 
com a- fabricaç~o de carrocerias 

a Marinha e os Fuzileiros 
o Exérc1to brasileiro se 

fabrical~te de cofres e móveis de 
iniciad6 em meados dos sess~nta, 
de carninh~es 4x4 e ·GxG _pa~a 

Navais .. ·ralvez sew dar .... -se co'nta, 
cc•r-,stituía, com esta. ir-Jicia-tiva, dos pioneit"'OS de uwa 
tendência que. iria caracterizar o setor de carros blindados a 

~~ Ao que consta esses tanques 
operaç~o no Exército brasileiro" 

er1COi'"1t ram-se ainda em 
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f.) parti•·-- d.:1 expet"'i{~,~,cia adqt.tirida cc•nl a rnucü::i·T•l:::aç<~c· d'os 
tr13Al, que passaY'EH•l a se det-..::"·wir-.cn"' X-1, a empr-esa ir-,icic•u a 
fabricaç~o de um novo produto, o tanque de 19 tonel~das X-1A2. 
Segundo declaraç~es divulgadas pela empresa em 198(), o tanque, 
inteir""anlente pr'oduzido Y"1c. País, e com •Rw1 alto índice de 
nacionalizaç~o, teria sido testado com sucesso pBlo Exército e 
estaria sendo objeto de negociaç~es con1 vários países, a um preço 
de 400 rni 1 dólar--es a unidade <Intet"'i""'at_ional __ D~fs_r~.-~_fl.ev_iev..l 

1/1980). Além deste tanq,Je, armado com um canh~o Cockerill-Engesa 
de 90 mm, a empresa estaria também produzindo um lançador de 
pontes (XLP-10). Um chassis modificado do M3A1 seria utilizado 
para a produç~o de um lançador de foguetes <XLF-40), que estaria 
aguardando a certificaç~o dos foguetes prod~tzidos pela Avibras 
para ser fabricado em série. (idem). 

O caso em que esta tendência ao repotenciamento apresentou 
resultados potencialmente mais importantes, incl1Jsive em termos 
de expürtaç~eo, foi o dos tanques Ylorte-amer ... icahos VJal ker 
!3ulld~2.9., qs trl-41. Tratava-se de tar-1ques de 23 toneladas, 
projetados no final da Segunda Guerra Mundial, e qDe entraram em· 
produç~o em 1951. Praticamente todos os elementos-chave desse 

·carro de combate foram substituidos, com exceç~o da carcaça. O 
sister11a rn•::ttor ... , a gasolir-1a, f·:•i substiuido pot'"' urn dir?sel Scania 
DS-14, porrnitindo Maior~ ecc•nomia e autonornia; o de traç~o 

<l.:q::~cn"'"t.3s e rc•letes), ";=, de trar,smiss~o (c.::\ix.a de mudanç·a, etc)., o 
de arrefecimento e o elétrico e de rádio-comunicaçào.·foram também 
substituidos. Os reservatórios de combustivel foram aumentados, e 
a b 1 i nda.yew de 38 Tllf;l·foi refc.J· ... çada., ad.::-1pt ando C• r.:-.::trro ao ma i o r 
poder de fogo das armas modernas. O sistema torreta-canh~o de 76 
mm foi substituido por um de 90 mm de calibre de oito tiros por 
minuto e duas metralt)adoras, uma co-axial e outra anti-aérea. 

O "t'"'esult.ado foi excepcional, ·levando o Exér"'citc• a efetuar""' 
novas encomendas e, como era previsto, estimulou as- empresas a 
ampliarem suas atividades no setor de armamentos, diversificand6 
.pt"'Ódutos e pr ... cocur'E:\ndo estabelecer---se , .. to· merc.:~do exter·no.. A 
qualidade do produto obtido e a enorrne quantidade de carros de 
combate nort~-americanos, principalrnente nos exércitos do 
Ter--ceiro Mundo, poderia . levar a um excelente negócio de 
expc•t"taç~c~ .. Neste sentido, a ern.:-p.r.esa chegôu a aval i ar lW1 mercado 
potencial de cerca de 4 mil carros de combate norte-americanos M-
41 (dos 6 mil que for~aw produzidos) espalhados pela Espanha,. 
Bélgica, At"genti\'"ia, 'Aust.ria, Bolívia, Chile, Equador"', Etiópia, e 
Mais de dez outro~ países. Foram reportados pela empresa contatos 
cofll vár~ios pa:i.se::;, er-,tre eles a Ta i l~ndia, para pi·"oceder o 
repotenciamento dos !~-41 <ESP 28.05.80>. A empresa· e~timava na 
época que o custo do ''kit de repotenciamónto'' seria de cerca de 
100 mi 1 dólat~es, pode}'",det diminuiY' s~g~n··1dc, o volume das 
encomer-1das. 



182 

Na rnesma opor""'t •Jnidadf:? a empresa anunciou a re~lizaç~o de 
contatc•s com auto:.t"'idades chil--a[?Sas vis<3·~~do a wodernízaç~o de 
tanque soviéticc•s T-3~', fabt"'icad(".:l l'"aos anos trinta, e o T-55 <ESP 
20.05.0(1). O negócio poderia cheg~r a um valor de 300 mil 
dólares e parecia extremame1,te convenie~a·te para ambas as partes. 
Fica dificil ir~aginQr as raz~us que teriam levado a que n~o tenha 
si de• cor-.cret i z ad o·. 

Embcq·"'a a Ber""nat""dini tenhi'"1 o.Ytllnciado sua ii'"atet~ç~'io de expor"'tar"' 
·"~<its de t"epotenci<::c.rne·r,to 11 para dive.,.-'sos países, ber11 como de 
receber tanques de paises sul-americanos para moderrrizá-los em 
suas oficinas, a julgar pelas informaçbes divulg~d~s p~la CACEX, 
nenh'-.lf1Ja C::•per"'aç~o c!f? vulto pat"'ece tt?Y' sid(.:• CCcftCi"'E't i.z.:-.\da. Por"' 
ocasi~o de uma visita realizada à empresa, várias vezes foi 
t~cado o assunto do .volume das exportaçbes efetuadas. Várias· 
vezes o assunto foi ''desc•:•r-,versado'' .... , sob a costumeir"'a alegaçào 
de sigilo. QLt2ndo perguntamos se a er~pr~sa havia já realizado 
alguma venda ao exterior (o que demandava apenas ltMa resposta 
negativa ou a~irmativa) nada foi respondido. 

Vale ressaltat"", nesse sentido, qlte a Bernar""dii'"li par""ece 
contar com um apoio direto do Exército em ~ermos de resultados de 
P&D e de acompanhar~ento de seus projetos ber~ maiot~ do qtte o 
existente no caso da Engesa. A empresa hlais parece um labc•ratório 
de pesquisa onde militares e civis combinam suas habilidades e 
expet"'lt::-nci.::"'\5 
tecnológico e 

com o objetivo de •acumularern conhecimento 
de pt"'Od uç~c· e, 11 eventual rnen t e 11 p·r'"'od uz i rer11 a 1 go corn 

valor econór~ico- De qualquer forma, é inegável qLte a empresa 
notável processo de aprendizagem ter:r,ológica e 

atesta a qualidade dos vários rnodelos que 
passou 
indust·r~ial, 

desenvolveu a 
CC•fllC• 

parti t' dos tanques repotenciados. 

Ao que parece, o desenvolvimento ~ais impc•rtan·te da empresa 
foi o do tanque de 30 toneladas sobre lagartas (denortlinado x-
30), equipadc• corn Ltm canh~o de 120 mm, que viria a ser denominado 
Tamoio. O tanque era anunciado pela empresa como o primeiro 
veiculo militar sot•re lagartas totalrnon·te projc·tado c p~oduzido 

no Terceiro t~1ur•do (JB 03.04.79), e teria um custo de produç~o 
estimado em 5()0 mil dólares quando produzido ero série, a parti1~ 

de abt~il de 1381. O P)"'C•jeto do Tamoio, ir-ticiado no fin21l dos 70, 
foi par3lisado duran·te dois anos, enquanto os militatnes estudavarn 
a compra do tanque alern~o Leopard, considerado na época como o 
melhor do mundo. 

No inicio de 1982, constatada a inviabilidade dessa 
operaç~o, a Bernardini VOlLOU a receber os recursos necessári6s à 
continuaç~o do projeto. De fato, em maio de 1982, no bojo de urn 

·amplo programa de reaparelharnento das FFRA, catalisado pelo 
conflito das Malvinas, o Exé~~cito parece ter resolvido acelerar 
os preparativos para a produç~o de seu tanque médio de 30 
t c•ne 1 ad as, até e-nt-~o em dese·nvo l v i ment o pe 1 o co·I'"JSÓ'r""'C i o 
Beri'"aardini-Biselli-Nova Traç~o, em coopcraç~o com ól·'g~os de P&D 
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do Exé·.--.. citc•. ·Em 1'J82., no Noticiário do EHé·r~citc•, h<~t uma 
refeY'é:>ncia ao ''cleser·,vc.lviuJen-to do pr'ojt:?to do caJ .... rc• de cowbdte 
pt"'incipal dc4 Exé·r"··cito br"'asi lei'f'"'0 11 <ESP 08. 01 .. 82), o qual, ac• que 
tudo indica, se r ... efet"'Ía c~xclusivameJ,...tte à cooper"C~çg{o com a 
Bernardini, visando a produç~o do tanque posteriormente conhecido 
como T awo i C• .. 

~ importante ressaltar que, até meados de 1902, a Engesa se 
havia dedicado exclusiv~rnente à produç~o de carros blindados 
sobre rodas, e nunca havia anunciado a intenç~o de produzir 
veiculos militares sobre lagartas. Este segmento parecia ter sido 
''r·eservado'' à Bernardini que, em cooperaç~o com oLttras empresas, 
havia iniciado no começo dos anos setenta a r~oderniz~ç~o dos 
tanques do Exército. Este fato foi repetidas vezes interpre~ado 
pelos analistas como uma medida disciplinadora dos responsáveis 
pelo setor"' v i sando evitar-' uma concüt""1"-.é-nc i a pr-.ed at ó-~-- i a. 

Foi nesta época, porém, que a Engesa demor1stra pela prirneira 
vez interesse em vir a produzir um blindado sobre lagartas, o que 
seria viabilizado através de uma proposta de produç~o paralela à 
que já bavia sido apresentada ao Exército pelo COY1sórcio liderado 
pela Bernardini. Cabia ao Exército avmliar as duas propostas e, 

' pela p1"""ir.leit""a vez, ei'",fr--entar" ur.la situaç2\o de verdadeira 
cor.cor-.r"'é'J"'•c i 2 ... 

Até e't·,t~c·, ao que se tem neot.íc-ia, os cot~~trdtos para o 
deseY.volvim~l~to e produç~o dos equipamentos militares haviam 
seguido o procedirDento de encomenda direta a um único fabricante. 
Na 'r"'ealidade, este? pr'oc'edirnento é o rnais usual r11esrno em países 
corn um parque produtor de armamentos muito maior e rnais 
sofisticado que o bt"'"asileiro (Gansle)", 1'380) .. O resultz1dc• da 
avaliaç~o n~o deveria necessariam~nte apontar uM projeto 
vencedor. Seguindo uma prática internacional nb setor, o Exército 
Brasileiro poderia apoiar ambos os projetos até a f~se de 
constr"uç.-~o de<s pr"cd:;ót ipos, e pc-sterio·r-·rney·.te, se fos<:.:;.e julgado 
conveniente, escolher apenas um para a produç~o em sé~ie. 

De ur11 lado 
havia a pt""esent a do 

encontrava-se 
resulta-dos 

um consórcio de empresas q~te 
~ignificativos na área 

já 
do 

repotenciamento dos se•Js tanques sobre lagartas, e q1Je possuia um 
projeto que vinha contando, há algum tempo, com sua participaç~o. 
Do outro, havia uma empresa cuja experiência na prodoç~o e 
corDercializaç~o de blindados sobre rodas era excepcional, mas que 
até ent~o n~o havia produzido veiculas sobre lagartas. Alguns 
a'r'"1al istas consideravam, na época, que a iníciat; i v:::.:, da Engesa 
estava fadada ao fracasso, ~ que ~ proposta da Bernardini seria a 
escolhi~a. A decis~o tomada pelo Exército de apo1ar os dois 
projetos fcii a ma1s prudente e, sem d6vidaj totalme11te coerente 
com sua ~ilosofia de criaç~o de competencia nacional na ár2a de 
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pt""oduç:ào de aY'marllei'·,tc.s.. l•1d5i-, po..-· ~.:.:outr"'o letdo, ela evicJer-tciava o 
poder-- dt:-? bar"'gaJ'"Ih<:.1 d,"::\ .E·I'",gf::sa, que co:_:.y-,seguiu, <:::tpr~sa·r'"' dt:2 1'"1~0 

apresentar uma capacidade técnica especifica na érea de veiculos 
sobre lagartas, receber o aval do Exército para nela iniciar suas 
atividades. 

O episódio IMBEL: wais uma vitória da Er,g_esa 

Pela Mesmas raz~es que levararn a apresentar o caso da 
Bernardini, um outJ~o paréntese merece ser aberto pQ~a tratar de 
um outro episódio importa1~te n~ história do seg~er-.to.que esti\mos 
analisando. Trata-se do caso da Ir,lbel. 

A Imbel foi cr--ictda pelo Governo Fede-r-·al em 1375, a partir-- de 
sete fábricas militares operadas p~lo Elcército e· esrJaltl~das pelo 
Pais. Visava-se com isso que as fábricas passasseM a ser geridas 
de maneira centralizada e coro um caráter empresarial, podeY1do, 
ass1w, aumentar"'" o çp ..... au de utilizaç;to de suas capacidades 
pr•:•d'J.t i v as .. 

Algumas das fábricas reunidas para dar origem é Imbel haviam 
sido criadas há várias dezenas de anos. Elas eram as sequintes:
Itajubá, ~ele ar ... mas por--táteis; - Juiz de For ... a, estojos, e~;p•:•lete:\s e 
estopilhas paJ-"'a fi1'J·niç3:·:• de ar-tilhal""'ia; Andara.í, gr-·an.z.d.:,s de 
ar .... tilhar--ia; - Pr~_esidente Var-·gas, pólvor-·a e explosivos; - t::stt-·f?la, 
pólvora negra para um e dois estágios, e granulados para 
pY'opelentt?S sólidos; Realengo, cartuchos de -; e .3 mm par.:-1 
armamento portátil. 

A empr~sa tem produzido o amplamente usado rifle FAL 7.62 
(150000 unidades haviam sido fabricadas até 1983>, assim como 
submetralhadoras, pistolas, rouniç~o de artilharia de 37 a 105 m~, 

~ranadas de M~o e para bocal de fuzil, do tipo anticarro e 
antipessoal, etc. 

A Imbel está ligada a um grande número de fornecedores de 
r11ater"'ial. Entre outr"C:i.s, est~o as seguiy,tes ewpr-.t::~sas p"r""'iva.d<="ts 
bt ... asi leit"'EiS: -Xtal do Bt-.asi l, fabr"'icante de cristais 
c•sciladoV'r:?s; -D. F. Vasc•:•ncell.-:•s, equipamento ótico de 
acompanhamento de tiro; -CBC, muniç~o de peqLteno. calibre, 
cartuchos; e -Prólogo S/A, equipamentos eletrônicos. 

A Imbel sempre apresentou uma post~ra modesta (low orofile>, 
quando comparada às empresas-lideres do setor. Destinada à 
fabr"'"icaçâo de watE.1"r"'ial bélico pouco seofist ícado, e Y"1&o ~"' de 
sistemas de ar"mas, a empresa dedicava sua produç~o basicamente ao 
mercado de reposiç~o das ~FAA brasileiras. Na vordade, a consulta 
efetuada ao banco de dados da Cacex revela que a empresa n~o tem 
realizado eJcportaçbes nos últimos anos, pelo menos d1retamente. 
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Em maio de. 1983, a 1mpre1~sa nacior1al denuncia ur11 escâr1dalo 
que ter"'ia c•COY'V'ido no ~:\r11bito da emp·r"'es.3. f-'lci_\Saçbes de 
ineficiCncia, cor't"'1.:pç2t•::•, favt.::•i· .... itisrllC<, etc, s~o t?st.::-!fllpadas nàs 
manchetes dos pri1~cipais jornais do Pais, e o gen. Caldel~ari, 

apontado ccomo o )-'C<::>ponsável pF~las mesrnas, é StJbstituído pelo 
p.---esider·~te da Engr2o;.~a, O ''Cza)· .... " da IAB. 

Nem todos concordavam com a avaliaç~o de que a IMBEL 
er-1corrtr-'ava-se nur11a situaç::Xo difl.cil, e que poY' istc• er ... a 

conveniente proceder à sua reorganizaç~o at~avés da troca de seu 
pr .... esidente. milita-r' por ... u.w civil. Em 14/05/83, o jornal de 
oposiç~o, Tt .... i bun~~~-.J.~J._JJ.!l.Q!2g_DSf~, pub1 icc•u urna exte1'"1sa roc1té:-ria com o 
sug12stivo título ~~~~ Er-1gesa (falida) quer engcolir'"' a Il""IÜEL 
(pt"'<:rspet .... :íssima) ,,_ N~~le se f.::1z refet"'é:ncia a uma car-·ta que te·r"'ia 
sido escrita pelo ge0. Calderari, denunciando fatos relativos a6 
episódio e defendendo-se de acusaçbes no seu er1tender injustas. 

Segundo o jornal a indicaç~o do presidente da Engesa, para a 
presidência da IMBEL, cargo tradicic•nalmente ocupado por um 
ge·net""'al em fiy,al de Cd'r"'t"'ei"r""·a, ter"'ia p•:•r c•b.jetiv.:. per"'rniti"(' à 
Engesa tirar proveito da estrutura já montada e eficiente da 
I~IBEL, e contornar a di~icil situa.ç~o financeira ero qtte se 
el'"ICOYitY'ava 

Ví?'t..,Sâ:O q 1..!8 

do gover"'YIO 
publicar" o 

a prir~eira. Como se v~, exatamente o contrário da 
aparentemen-te havia sido divulgada pelos porta-vo2es 

e das FPAA. O jornal cita a recusa de Whltaket"' em 
balanço da Engesa, contrari~r.do as dispc•siç~es legais 

O autot"" da r.taté·f"'ia e pr"'esidentE· do jorna~~ Hélio f=crnande~, 
o poder de Whita~<er, for ... mula a pet""'gur-1ta 11 de onde 

suficier.te para cc•ntrariar 
se or"'ígina 
as disposíçbes legais referentes à 

pu.bl icaç~o do balanç-o 
caso da gc•ver"'l'""•·=~ 

t"eceber"' faVC<l""E'S COfllO a 

.da Engesa, desr"espei t ar.... a deci s~c' do 
Vel~da de armamentos à Libia, 
presidência da IMBEL?''. 

A pE?r"'gunta lanç'i.:"\da pel"=' jornalista fJit~"r"'E.?ce uw.:1 a"r'-,iàl i se mais 
pr ... ofund,:~_, •-H•lc-3 vr.-õ>Z que per-'raite desvc·l.:·n~ c1 poder" de p~~e!:':~s~o que 2.1 
Engcsa detém, }~~o só no interior da IAB, mas, por extens~o, face 
ao conjur,to da economia nacional. ~ por isto que ainda voltaremos 
a esta que~st~o em c•utr'aS oportunidades. 

De qualquer fot"'·ma, a magr-dtt~de desse poder"' já pode ser 
aquilatada pelo fato de que o gen. Calderari, que saia do 
episódio totalmente desprestigiado e tido cc,n1o, Y"l() r11ÍY"1imo, 
incoMpetente, havia sido uma figura in1portante na indicaçà6 do 
gen .. Fig,Jei:r ... edcc par~a a- suLstituir o gen. Geisel na PJ· .... esidéf'"lcic~ da 
República. Ao aceitat~ a presidência da IMBEL, há algum tempo 
atrás, ele havia aberto uma vaga de general de exército 
possibilitando assin1 que Figueiredo, ao preenc~lê-la, s~tifizesse 

uwa das cc•Y1d içbes p.::\rc:-1 Sl_l2t i n_d·i caç:-;-,1o .. 
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Os verdadeiros ~1otivos que deterrair,aram a substituiç~o do 
yen. Caldet-""<3l·"'i, l'"'~':(c, for--am t?sclarecic..los na ép;.:•cc1; Y1E'rll tampouco 
posteriormente. Cabem, entretanto, algumas especulaç~es. 
EM pl~inleiro lugar, havia a posiç~o do ge~. Calderari que, como 
de um impor--tante ~.r::~grncnto do Exév-ci to, julgava que a produçi:!o de 
armarr1ent os dever"' i a ser"' efetuada pe 1 as FFAA, e ni3:ü por erJJpr"'esa s 
privadas. Esta posiç~o era totalmente contrária, n~o só aos 
inte·,.-'esses comerciais dos E1fllpt"'esár"'i•:•s do seto·, e ern parti cu lar 
do pr"'esideYst.e da Er,gesa, corno à posttn"'a "tilosófica 11 por"' ele 
expressa, e que parecia ser comun a uma boa parcela de seus 
colegas. lvfais adiante esta quest~o voltará a ser tratada. Em 
segundo lugar, e mais importante, havia a inter,ç~o, que a manobra 
denota, de rela11çar a IAB no mercado interno a~ós uma fase bem 
sucedida de crescim~nte das exportaç6es. 

O con~lito das Malvinas teve um profundo impacto junto ~s· 
FFAA brasileiras. Para avaliar sua dimens~o basta considerar qtte, 
no caso da ~1arin~1a e da Aeronáutica, até mesmo as hipóteses de 
conflito considerad3s como mais prováveis por estas forças foram 
alteradas, com a inclus~o da possibilidade de um cor,flito armado 
envol ver-,do 
avaliação a 
i y,t er·r-,as. 

ur11a potência 
t""'espt:o:i to do 

hH~d i a, e cor11 
peGo r""elati"o/O 

a 
das 

de sua 
exter--r,as e 

O·apoio dos EUA à Inglaterra trouxe uma grande insegttrança 
para os militares brasileiros em relaç~o a posiç~o no~te

americana no caso de um conflito entre o Brasil e uma potSYtCia 
média. Esta ir-,segul·~aJ'"tÇa estava evider,teuey,te baseada y,a 
estimativa que os mesmos faziam da sua probabilidade de 
oco'r"'l'·'encia. Embc~ra ela possa seY' desprezível, qu~n ... •dü se t·az uma 
análise como a r~eal i zada na seção Lt. 2, o fato cortcreto é que, 
para os ntilitares brasileiros, ela era grande.o suficie~te p~ra 

desenc;3dC~H''' unta revi!?:i-2:t"O nos cenár"'ios de con-Fl i te• r::Eter·r,<.:•- ~ité 

e 1 ,t~o a peoCLipQç~o deles na área extcrn~ ac• continent8 sul
americar~o resumia-se às possibilidades de um conflito leste
oeste, r1a qual o Brasil poderia, even·tualmente, vira envolver-se, 
al ir.handb-se de~ lado ocidel'"•tal. 

A partir da Guerra das Malvinas o conjunto dos cenários de 
conflito extet'"'I'""IO passou a abarcar .... urna din1E"í1S~O nor"'te-sul. Este 
r11•::.vimento estava, de cer ... ta for"'f11a se"í.dü "amadu·r""'ecido'' a part it ... de 
uma sét'ie de eventos na área militar e nas relaç~es exteriores do 
Pais. O rompimento do acordo militar, em 1977, representou neste 
sentido, o marco de um processo de revis~o das relaç~es 

militares Brasil-EUA, o qual teve importantes desdobrame~tos 
p..:oster"'iüt""'eS. 
p.:Or"' r~az•~es 

aft"'icanos de 

A c·r""escent e 
de or-·c:jew 
o r ... i cl·,t aç~o 

aproximaç~o impulsionada pelo Itamaraty, 
fundamentalmente econômica, a paises 

n~o-capitalista, entre outr8s atitudes, 
entendi. das corno elementos deste processo. Estas aç0es 
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er.:;~.m ur•l si ·nt Qfll,'J. d() ,-... econhf~.o'C i wc:nt o, "-' y·, í VP 1 d,) bt.lr"'C.Ci.-. ~::-,c i a 
dit~iq'Prd;+."', de que• c.• F'ais tirtha ir.tt:.::>r·e~3ses que p(_•tl~:::l''iam G!::>ttt"Y' em 
conflitc• cow os dos paisE.•s de• bloco ocide(1tal. Esta revis.:Co 
~pontava para a necessidade de reavaliar as condiçbes materiais 
com que cor.tavam as FFAA brasileiras para se adequarem a elas. 

Por ... outl'"'"'O lado"~ o cor,flito fc•i interpY'etado _pelos militares 
brasileiros de uma fll2)'"leir-·a que ·tambér11 incluía a urna pY'eocupaç~o 
cora a eficácia de seu poderio bélico para fazer frer1te a 
agressêles provt~Y•iPntes do exte·r-·ior.. No caso .do Exér .... cito, a 
prir-•cipal ir,lplicaç~o do cor-.flito foi a per"'cepç~o de que a 
fh·"'gentina, apesar·' de det"'rotada, apY'esentava l __ :l poderio bélico 
suficiente pc;':'l.ra suplantat"' o Bt--asil dur--ante a ·fase inicial de um 
eventual conflito armado. Nesta hipótese, uma ofcnsi•ta arge-~tina 
pot ... ter""'t""'a seria de gY'ande irnporttitr,cia e, ern fur-,ç~o dE~ sua 
supe:>r""'ior·icJade bélica, faria cor11 que a capacidr:.::..de de contra
ofensiva bt""asi leir"a só pudt-::-sse ser... recupc::rctd~-:t rnedictnt e a 
mobili::aç~o da lf-\B e do l""'E.•star..-te do paJ.·"'qiJE' incJus;,_tr·ial elo f:•aís
par--a supr'inler,t<:~ do EHército .. 

Como decorrOncia dessas avaliaç~es, desloco~-se parcialrnen~e 

a .ênfase dada pelo conjunto das FFAA, e principalr!tente pelo 
Exército à charnada defesa interna .. Em coy,sequência - e este é un1 
elernF:?ntr_,:t q•_\e., C()lf!O ir""t?UIOS filOstrar... postel--.iCor~mentt?, detér11 gY'i:\YidE..~ 

ir.!pot ... t~\ncia par--a ü çlesc~t'IVülvimei'"'to futt\ro da 1{-)f-i aurnpy,tou Et 

consciência de que era necessário um moviraento ~o sentido de 
pr-·omover... o seu '' pr ... o f i ss i o r-ta 1 i smo 11

• 

Uma out r~ a constataçilo i wpor ... t ante foi .a da necess i d.::,cJ e de 
cont ay• CC•fll Ufll fi1.3.ÍOt"' gr'au de a U t Ol~10fll i .::-1 na pr'oduç~;o de 
aY'rnament os .. Em pi-.. i r11e i r"' o l ugaY', pi:,r·a evitar ... a inter' r'"' u pç- '2\ ·=· do 

possl.vel boicote, 
se::-g ,_\ndo lugar-.. para 

equipame·, ... ,to. A ésse 
da divida Ei{t -EY'na 

suprimento em caso de conflito, em funçào de um 
como o que. se verificou da parte dos EUA. Em 
dimi~uir o custo em moeda estrangeira do 
respeito estimou--se que mais da metade 
at ... gt:ntina, de 37 r,lilhí:les de dólc--\i--.t.:s ern 198~:, t.:>·ra devida ~\ 

importaç~o. ele ar~1amentos. l~a verdade, a observ~ç~o do caso 
argentino wostrou aos militares. e à opini~o públ-ica do Brasil o 
acerto da estratégia até ent~o seguida de busca da autonor~ia na 
produç~o de arr~~rncntos~ Conferiu, ademais,· cc·r~o er~ de se 
espel-aY·; ur11 Y"10VO in1pulso t_{~ inicii:\tivi::\s de- C:lf:'Ji·'ofuncJ~:\rJ1f?r'"!-t•.:• do 
processo de nacionaltzaç~o dos itens em prod~Lç~o e de avanço em 
direç~o a novos projetos. 

Embora outros conflitos já houvessem chamado a atenç~o dos 
militares brasileiros para a importância da guerra eletrônica, a 
guet'r~a das Malvinas, devido à sua proximidadé e-ro ·relaç~o ao 
ter ... t"'itór--io bt ... a.sileil"'ü e à pr ... etensa ·ser11elhança a CtYr"lflit•:•-::::. que 
poderiam envolver o Pais, teve um papel muito mais importante do 
que os conflitos ocCorridos até ent~o~ 
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A importi\y,cia €7.:"W pY'€-:?p.3.Y'.:\Y'-:;e par--a urst CüYtflito tipo !'~lalvin.::-\S 

ou., por"' outt"O ladc~, pcn·"'a l?)''sf'r''entat"' a bel icosic.Jüde ar"'ger-st iYsa, 
levou o Exército a iwpulsioy,a·r'' pelo me·6o!:; rJ•_las açt'.)es dist i:rstas. A 
pt"irnei'r''a, e mais i·csovado'r"'a or··ientavL:\-se para o aurs1ento de su.a 
capacitaç~o y,a á'r""ea elett"'bnica .. 

Ern 1982, a Telebr--as "oferecett" ao EIYIFç:.) urn te'r"'r--eYso de 127 m.i 1 

r.,et·..-'os quadrados, situado ao lado do:• CPqD, em Ct: ... Hslpina:~, pcn·"a que 
fosse construido um ce11tro de P&D voltado à produç~o de 
at"'mament os. Apr""ove i t a·rsdo-se do pot eYsc i a l h•Jmanü e mate r"' i a.l 
exister-.te na regi~o na área de alta tecnologia, forrnudo pcar 
univet"sid.udes., ernp1~esas Y•C.-\cionais e estl"êH"•gf_:;;iras- e ceY•tr--eos de 
pesquisa govet--narflentai~s e pr--ivados, a idéia era ciP irnplay.taY' uw 
complete• centt--er dü pesquisa n1ilitar, iY•spil· ... ~:\do, seg•.tr.do se dizi~""'. 
no Centro Nacional de Estudos de l"elecoMunicaç~es da França 
<CNETJ. 

O centro orientar-se-ia para o desenvolvimento de 
equipamentos de guer'"'i"""a eletr"'bnica., cuja importància estr--atégica 
par--a a guerr---a modey·na, que"r"' tey·restre, aé·r--ea ou r•12r .... .itir•la, havia 
sido percebida até mesmo pelos militares mais recalc1trantes das 
FFAA brasileiras, ern funç~o da Guerra das Malvinas. Os militares 
mais ligados às empresas produtoras de material bélico, po~ outro 
lado, já haviam se convencido da urgente.necessidade de reforçar 
a capacitaçgx._:. y,aciol~•al nesta ár-·ea, de maneir""'a a gar ... ar-,ti;"""' a 
posiç~o alcança~~- pelos produtos brasileiros no exterior. Na 
medida que os equipamentos a serem deseMvolvidos tinham l\f11a 

·evidente bt:\se tecr-,.:.lógica comum, er-'a de todo acon~>c-1hável que 
houve<;.;.-;;e t.H11a c•:•ncPnt l- aç:J:o dt~ et;.·for"'"ç.'os e urna cer.t; i" E\ li:.::- .:1çi:to c:l.::o'\S 

decis•'je!s., ele for-·r,la a evitai"' p-r .... <)jetos repetitivos e/ou n~o 

concatenados. Aproveitando a experiéncia acumulada Y10 ihterior 
das FFt:)A, e pr i Y"1C i pa 1 fJlent e da Aer•ç.y,~nlt i c a, Y'10 de~.envo 1 v i rner1t o de 
tecnologias a serem posteriormente repassadas pat~a a indústria 
r-sacional, a idéia e-r--a que o centr·o fosse impler11E>Y"1tado e·, 
obvicu,H?)'"tte, fir,anciad•:• pelas F:Ff.-IA. 1'-.f.:\ rnedida em qut?, de aco·r--de< 
com o decreto-lei 900, de 13.09.69, cabia ao EMFA a coordennç~o 

de<s planos de P&D que tr"al---,scel"ldessern os obj'etivc.:;.s especifico-::. e 
as dispor-.ibilidades financeit"'as de CL:Idi:t r11ir-,istét---.io, era 'fsatura.l 
que o centro ficasse sob sua responsabilidade~ 

AlguhJas das linhas de pesquisa em desenvolvir~ertto no CPqD, e 
que, inclusive, decor-·r .... iam de atividades levadas a cabCJ na 
UNIC~H·1P, cortlü as de fibr""as óticas->, r--aios laser--, ar,ter-Jas, e 
automaç~o de equipamentos de telecomunicaçbes, tinham aplicaç~o 
imediata na área militar. 

N~o obstante a série de condiç~es favoráveis ao êxito do 
empr--eendir,lcnto, nunca r,l,:t.is se ouviu falai·... a rel.:;pC?íto de sua 
impler,lentaçãc,.. Ao, que tttdo indiCa, E·lL~ YH1nca t'oi in~~tal.:tdc• .. 
Caberia espeçular sobre as razbes desse fato. Um observador- bem 
i'f•for ... rnac:lo a t""eSpGit•:l do conceitc de que g<::tza o Esto.d.:. P"!ai.:•r das 
Forças Ar--madas junto ~os r~ili·tares revelou que o einpreendimento 
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n~o progrediu exat~mente porque estava sob sua responsabilidade. 
Esta set"ia apey-,as r11<3.is uma das suas iY'Iiciat ivas que, peor"' Y'J3:Co 

contat" com um apoio decidido de c~da uma das forças singulares, 
fc•i abortada .. no qur:> pctt·"'E:>ce, as Y'ival idades existr..?ntes entre as 
forças singul~res tem impedido, na prática, que aç~es conj1~ntas, 

mesmo que de interesse comum, possant ser levad~s a cabo. O citado 
órg~o parece padecer de um imobilismo crônico, devido ao fato de 
tel"'"' assumid,=• Ufll car-·áter' de ir-1stt\ncia. em que se discutern •:•s 
conflitos entre as forças singulares e no qual se barganham as 
so 1 uçí~es a ser .... E?fll adotadas .. 

De qualquer foru1a, em 1984 o Exército acabou criar,do em 
Br ... asilia, atravé!.:Õ) de decY"'eto assir1<:1do pele• Pt ... E-?Sidente da 
Hepúbl icd, o Centr--o de ln!:;tr .... uç:::Co de Gur , ..... r .... ç, Ele.•tr·bnica. 
Subordinado ao EM~A, o Centro era visto por fontes rnilitares como 
uma iwpor-..·ta.nte inovaç~<:• na doutrin.::\ de defE·Si."l territor ... ial. 
Segundo coY•Sta, a idéia de cr'iaçho do Centr-o ~Ur"'f!ÍIJ a partir da 
obsel· ... vaç~o da GueY'}·"'a das 1"11alvir.a.s, r-•a qual c•s ingleses ernpregararr1 

completamente as comunicaç~es das forças 
argen·tinas. <Pefesª,5(29l,ju~1ho 1984) 

A segunda aç~o integrante do programa de reaparelhamento 
relacionado à ant.~lise realizada pelas FFAA do cor1flit.::• das 
Malvinas foi um novo impulso ao processo de nacionalizaç~o do 
material bélico em paulatino desenvolvimento desde muitos anos 
antes .. Isto porque, como na cor-.juntura irfleditõttamente posterior""' ao 
golpe de 1_r-;)b4, o reaparc-lharne·rfto, que implicava pt""'•:,duzi·r 
arn1arnentos até ent~o n~o-fabricados no Pais, m~ntendc• ou 
aumentando a aute<nor.lia, ter i i:.'\ que st?f·"" eft?t ivi3.do sern derfld.Y1dar 
grande quantidade de recursos, principalme~,te exterr,os. 

Engajar os empresários nacionais era algo mandatório e, ao 
r,1esmo ter,lpC•, poderia ser"' um bom r-1egócio para eles .. A!..:;. FFRR 
colaborav~M entregando resultados de P&D já realizados, 
encomendando lotes iniciais, certificando a qualidade - o que era 
considerado um requisito para a exportaç~o e o·ferecendo 
atrativos subsidias à sua realizaç~o. 
possivel assegurar grandes enco~endas 
dedicassern à produç~a de material 
acordo com os pre2eitos 
Industr"'i al", aurner-,tava-se 
uma eventual mobilizaç~o. 

da 

Isto se dava c· r a 
pi:.:tY'a as ernpr"'esa;~ q '~te se 
bélico.. Desta for-'·rna, e de 

Esg•~1iar·1a da Plobilizaç~...:o 

do pc:n''qt..te industr--ial par"'a 

Os empresários n~o ganhariam muito de saida, pelo menos 
explicitamer-.te, mas podet""iam bene·ficia-r .... -se at·ravés da 
exportaç~o dos seus produtos. Este esquema permitia q~le o 
orçamento das FFA~ n~o crescesse, pelo menos el<plicitamente, hiaS 

que au~lel~tasse o seu poder multiplicador via subidios às açOes da 
iniciativa privada. Além de n~o utili=ar escassos rect1rsos em 
moeda estrangeira para a importaç~o de armamer.tos, o esqueroa 
poder"'ia resultar, inclusive, na capt2.ç2<o de recr~1rsos exter···ners via 
sua ex por--t açi.i:c.. 
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A iniciativa de proceder à nacionalizaç~o de dezenas de 
itens de r11ater ... ial de cD.mpanha, levada a cabo pelo Exéi ..... cito, foi 
um exemplo. Atraidos pelos incentivos à exportaç~o, e pelo 
fornecimento~ por parte do Exército, do conhecimonto tecnológico 
Y1ecessár i o, C1S er11pr""esé)"' i os er,g aj at"'aw-se no P'r"'Ogt"'i':l.Ti1C:I. O Exér""c i to 

avançou, desta forma, em seu esforço de reaparelhamento e os 
ewpr"'esár"ios., em pouco ternpo, puder"'C\rl1 peYH?trar-- num lucr.::1t ivo 
segmento do coméY'cio iF,ter"'nacioi'"~<3.l, auxiliados inclusive pela 
implantaç~o já obtida pelas empresas produtoras de sisternas de 
armas, em especial pela Engesa. 

~ digna d~ destaque a opini~o emitida 
empresário. Cláudio Bardella a respeito 

n.::. épeoca pe 1 o 
do prograr11a de 

1 r:3ü2 de f erJd i a reaparelhamento das FFAA. Ele, que já em 
publicar,lcnte a uraa Asser11bléia Constitui·nte, e se 
constituia num exe~1plo de empresário esclarecido e progressista, 
ocupando a vice-presidência da Associaç~o Drasileira para o 
Desenvolvimento das I11dústrias de Base, declarou: 

•• o reequipamento (das FFAAl poderá contribuir para reduzir 
a capacidade ociosa do setor de beY"tS de cc:,.pital 11 

(V~ia, 

30/05/82). 

A -estrutura para implementar este esquema já estava 
praticamente montada~ A experiéncia d0 GPI~I, ent~o em processo de 
institucionalizaç~o no âmbito da FIESP, com sua tl~ar1sformaç~o em 
Departarnento, apenas foi e>ctendida às Federaçbes das Indústrias 
de out~os Estados do Pais. O PNEMEN, criado anos antes, por outro 
lado set~via corno llrl1 mecanisr110 de apc•io i·ndispe:r,s,~\vel par ..... a a 
m·:•t i vaç:3o dó empt"esar""i ado. 

O resultado, entt'etanto, nfuo foi espetacular, como esperavam 
alguns. A indústria de armamentos n~o cresceu da maneira esperada 
pelos responsáveis pslo setor; nem tampouco suas expor~açbes. Ro 
que parece, sua rota de expans~o n~o passava_ pelas empresas que 
pudessem se't"' atrai das pat..,a a pr ... oduç~o de fl1ater-·ial bél ice•. Isto 
porque o nivel de cap3citaç~o tecnológica e ind~tstrial necessário 
para a produç~o local dos itens que eram realmente significativos 
em termos de suprimento às FFAA e de exportaçào, estava alé:~ do 
alcançado por essas empres~s. 

inter--esse de empt""esas civi-s, 
utilizaç~o das FFAA. Mas 

que tivesse 
que passaram a fornçcer itens de 
estas empresas o fizeram, 

conjur.tura de recess~o q~1e se fundamental~1ente em funç~o da 
abatia ~obre a indústria em geral~ bem como para pt~eservar suas 

n~o porque tivessem de fato 
''leva'' de empreendimentc•s ~a 
a que se constituiu no inicio 

boas l""elaç·êles cor11 os mi 1 i tares, e 
condiç~es para integrar 
área de material bélico, 
dos anos setenta. 

t..Hlla seg1..1nda 
semelhante 

Talvez em funç~o da débil resposta que o Exército obteve do 
empt""'esay· i a do 
anunciado em 

i'"1ac i o1'"1a l 1 

19133 et-a 

seu programa de modernizaç~o f i na l rn e-nte 
das outras bem menos awb.i c i os o do que o 
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for ... ças. Isto ape!5<3Y' da t""elativ.:unt-?-nle bai><.:i co::•rnple><idade do 
equipau1ent·=· "r'"'E~queY'ido, e da COi'"JsequcntE· rnaiül"'' pç.~.;:.::;.ibilid.::-\cle de 
set' iwplenleY·,tado com os r!H:?ios localrner:.,te dispon:í.veis. Seus 
principais itens eram: a modernizoç~o de 250 carros de cornbate M-
41 americanos (envolvendo basicamente a troca do rnotor e dos 
car-,hCes), seguindo a ter,déncia rnundi.:1l de economizar recu·,....sos 
mediante o repotenciamento (seu custo é da ordem de um quarto do 
pr""eç.'o de urn caY'r .... o de combate novo); e a siwples aqui~-iç~o dos 
cat .... ·r·os de Cüf11bate já pr""odu:.:idos pela Engesa {LJy·utu, Cascavel) e 
pela Bernardini (Car--car··á). :1.-:.. 

A tentativa de replicar o êxito anteriormente obtido 
era coet"'ente com o patama1·"' alcay,çado pela I~lB e, HltJlt.:J we-r-,o<.:--; com 
o estágio de s.:::,fisticaç~o da pr'oduç:3o de cir'rn.::- ·if?Y,tos a n:ivel 
i~'"ttet''Ttacional. O CY't:;scime\ .. ,to do se-toi"' te1 .... ia que se dai" mais po·i·"' 
tH1l. pt"'oces!"so intE~-nsivo, que pa5St"":1Va pelo fortalecimer-,to das 
empresas e><istentes e pela sua sofisticaç~o em direç~o a ~.ovos 

produtos, e menos por um processo extensivo, de aurDonto do y,úrnero 
de empr"'esas deciicadas, par--cial ou iy,tegral ao. setor""'.. A 
possibilidade de pequenas ou médias empresas virem a estabelecer
se para produzir material bélico co~10 parecia se1, o desejo do 
GPMI, já er-a., na época, remota. Esta quest~o é r'"'etortJada no item 
seguinte ce-m a apr-esE. 1 Y·,taç~o dos pontos de vista de algumas das 
figuras mais importantes da !AB. 

• 
O _r-eª par:. e 1 h a rn~n,_,t,_."'-''-e"'---'a'--'-',o. fli.n_i.~~oc•o::•:___.poe':o>:,_,b'-"-1-'l~l~· '=cc,a"-.."_:,__,u_. ,,, 
COY"•t i nuou ...... 

dos anos o :i tenta a 
reaparelhamento das FFAA deu origem no inicio 

um debate entr""'e .:.s políticos da épcoca e a 
11 opi-ni~\o pública~~, que., se f•lCH'"•teve entretandc• c.:•rno ser--ia de se 
esper""'ar, apenas YtUfll estagio il'"ticial. Como assinalamos 
anteriormente, o conflito das Malvinas catalisou as press~es das 
tr--ês foi·"'ça.s pat·""'a a obtenç;t(c, de recursos pa·r·a seu r-""'e-
apaY'elhamento.. Pol·""' rnotivos óbvios, a i'rlar"'inha e a Heror.áut; i c.;;\ 
f.?\'"t:'Htl 2\s que dispur•h.::\rn de r11aior pode-r""' de b,-_._rq;;ll'"rt • .::l per.::t·(,tE'?' o 

Governo; 1~as eran1 também as que mais dificilme~.te teriaM suas 
demandas satisfeitas, dado o grau de endividamento interno e 
e><tet"'r·to do Pa:í.s.. Isto i~ez cor11 que as discussêies o 
reaparelhamento viessem a aprese1~·tar aspectos conflitivos .. 
Por um lado, ele parecia legitimo ante uma considorável parcela 
dos r,lernbr-os do gover"'Y"IO e da chamada "opini~o pública''~ Por out..--·Ct, 
devido ao que significava em termos de recursos, ~~incipalmente 

caso da 

1.-<+ Desta 

num eventual 

Mar•inha e da Aeronáutica, para as quais haveria a 

maneira e5perava-se aumentar a 
esforço de defesa dos 17 mil 

mobilidade da fc•rça 
k111 de fi~C<(,teirc:"l q~~le 

possui com dez paises Csó iMferior à da URSS e ChinQ), embora n~o 

se pretendesse solucionar os graves problemas opersc10r1ais 
decorrentes da utilizaç~o de equipamentos obsoletos. 
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n~o foi aceito pacificamente. 

192 

dólares, ele 

Um dos seus oponentes era o astuto ent~o l~inistro da 
Fazer1da, Delfim Neto, que lançou m~o de um importante arguraento 
durante o debate. Segundo ele, era ·necessário mante~ a tradiç~o 
dos militares brasileiros de desenvolver o parque industrial 
visaYtdo <:.•bjet i vos ecor-,brnicos e r,â'>:<-estr ... it.ament:e roi 1 itar""'es, cor,1o 
ocorria em outros países. R possibilidade de rápida mobili~aç~o 
da capacidade industrial deveria servir como uma garaYitia 
suficier.te para aplacar o 
militar-'es. É difícil saber"' 

"apetite reaparelhad<:<Y'l' dos chefes 
se o argumento er~ aper,as uma ttábil 

manc•bt"'a para evitar o desvio de recL!rsos escassos 

q•Je ele r.~o considerava interessantes, ou se era ut .. d tentativa de 
evitar que o pais érnbarcasse numa estratégia de produç~o de 
armamentos que ele, como bom economis·ta,· já sabia ser predatória 
para os próprios paises centrais. 

O deputado Pimenta da Veiga, el~,t~c· 1 i der ew exercício do 
P~IDB~ declarou, durante um debate no Congresso, que 6 seu partido 
n~o era a priori contrário ao reaparelhamento, desde que ho~~vesse 
uma justif'icativa dos miY•istt ..... os rnilita·,..·'es pef'.õ:"1Y1te os 
parlar,leY•tar"""eS de que ele era realrner,te y-,ecessár--ic•. O deputado 
apontava para a necessidade do debate, urna vez q•Je ... 

'' .•. o Congress·~ nunca esteve ~onvenientemc.~te inforn1ado a 
respeito do poderio bélico, do al'mamento, do efe·t·ivo e das 
instalaçbes das Forças Armadas." 

E concluia dizey,do; 
"se após eS.c __ e d~~bª-te ficar""' cornpr""•:•vado que as FÓt""ças Arwadas 
est~o 'com o seu poderia defasado, n~o veJo porque sermos 
contra esse reapa0elhamento, uma vez que é preciso que elas 
possam cumprir o seu papel institucional: a defesa externa.'' 
(grifa YIOSSO}. (FSP 25.05 .. 82). 

Este pronunciaraenta reflete uma opini~o b~stante ponder'nda e 
racional em relaç~o à quest~o da aqltisiç~o e produç~o ·de 
armamentos e, mais do que isto, à própria conccpç~o do papel dos 
militares .. Esta parece ter sido a primeira, e talvez a única vez, 
durante a vigéncia do regime militar, e mesmo depois dele, que o 
assunto foi levantado de forro~ t~o clara e sem prec~nceito pelos 
politicos brasileiros. O que se solicitava era apenas um nivel 
mínimo de infot"'flli3Ç'ào, compatível corn as r&spc··nsabilidades e 
obrigaç6es do Congresso, de fiscalizar e legislar, 11ormalmente 
proporcionadas sem restriç~es aos parlamentos de todas as naçbes 
deraocr~tticas .. Por-' outr'"'C< ladc~, a fller·1çào ao papel 11 institucieor,al'' 
das FFAA, logo após à roenç~o à necessidade de maior informaç~o e 
debate, era um claro '1 recado'' de que os politicos e Q sociedade 
Q. r~ ~-ç i si.'\ y.:..§I!J___§Q_!::..._i;'_~\(-~:> n ç_!_f.i os d i.~ 1 i _g_ a c ;j •;::!-QtJ.:tr~ .. @ o r e.§.R.f\C.f0'_l.t~~I~ f1/ e I'"" I t c_• _€_.@. 
miss~o de defesa externa·. Como se pode constatar pela análise 
realizada mais adiante, a postura posteriorn1ente assumida 
(expliclta C•ll implicitamet'"!"te) pelc•s pCtli..ticos, incl:...1sive ç.s do 
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r 1 1e~,".i.fllü P\"IDB., nuf1liê\ conjuy·,t;u,-··.:..1 ap.-_,l'"'Qi"!Lc:w~:-~·r .. ,tc· rn,"-11:::~ f<:tVC•r:-évt?l à 
\" ... eal i:::uç;::to de ob!o:>er'"'Vtu;::;f.-?!:.; dt?!:~te cc-u"'ifttr.:?r"", P de cr .... í-t i cus ~\O n~o 

Fornecimento pelas FFAA de informaçbes que permitissern ao 
CoYIQr''esso tomar deci12;:jes a respeito, feoi f11uitet distir-,ta .... 

Novas pol.iticª-2_Q_cn'a a IAB 

A Guerra das Malvinas e os programas de reaparelhame, .. ,·to do 
Exército tiveram consequ~ncias paradoxais a nivel das politicas 
que foraw implementadas eM relaç~o ao setor de produç~o de 
rnater"'ial bélico by·asileiY'O.. Ao contY·ár ... io do que se poder ..... ia 
pensar, n~o houve IJM aur~ento sigr.ificativo rlas encomendas das 
FFA?i ao setor"". Na verdade, o evento de maio. import~r,cia qu~ 

ocorreu neste periodo, e que talvez deva ser considerado cc•mo a 
te~tativa melhor articulada dos responsáveis p~lo setor de 
asseF,tar-- as bases de• que poderia vir a seY' ..:. "cor,,plexo 
i ndust l"" i a 1-rn i 1 i t ar"' bras i 1 e i "r"'ü

11
, tenha si do a. ímp l •õ.'u .... ,t açã:o de ur.1 

ar~plo e robusto programa de ir,centivo as exportaçbes de rnaterial 
bélico. CoMO se vet'á em maior detalhe mais adian-te, esta medida 
era perfeitamente coerente com a dinâmica de expans~o do setor 
idealizada •pelos rnilitat'"'es. 

Par:a e><pl icar'rJlos as quo 
descnvolviraento de0sa inici~tiva, con1o 

ser tomadas a partir da mesma époc~, 

pai·"'ecem t D'r" pi ... csidido- o 
de outrQs que passaram a 
é necess6r1o considerar 

alguns elernen·tos de 
I AB y,aq_UE' 1 e womel'"'t co, 

avaliaç~o do es·tágio em que se e~contrava 
e de suas per""•.spect iv.~s de c·rescirllento::•. 

No inicio da década de lSBO, já devia estar já ·patente para 
os responsá~eis pela IAB (empresários, rnilitares e governo) que 
et"'a r,ecess.ftr-- i o a 1.tflleY,t-ar· rap i darnent e o COY1t eúdo t ecr-10 l ó y i c c- dos 
armamen-tos produzidos no Pais, de modo a ampliar, ou ao r~enos 
pt~8servar, os mercados conqLtistados~ Isto porque os mercados ma1s 
t~elevantes estavaill já 11 SatU)"""ados 11 corn o tipo de ar""rnar11e-..-·,tos 
produzidc·S pelo Pais (e n~o pareciam existir mercados 
alternativos pote1~ciais de importância>, enq'.t~~to qu~ Lucrativos 
segmentos mais sofisticados sequer tinharn sido explorados. As 
liç~es proporcionadas pelo conflito das Malviy,as haviam sido 
decisiva~; ele mostrou o papel de equipauJer,tos de guerra 
el etl-bnica 
ar--r,lafllent os 

e 
que 

de outJ""as tecnologias 
con~olidaram sua vital 

que pc~ssuíam 

Em outras palavras, 
para a necessidade de 

a t ei'"1dénc i a 
i r, cor" por a ·r, às 

avt~nçadas 

impor"'tàr-,ci a 
i I"!CC•r"'poradi::..s a 

p.:1ra a g uey·y·a 

mur,d i a l estava aporitando 
platafor~aas traclicionais, 

eq ui pa111ent c1s fot--ço<.::sanH?l"•t e mais i nt t::>i'·,s i vos ern t f'!Ct1o 1 c~q i a, mas 
ut ili:.:::ondo a f1lE'Sf1h,t abol"da~jera "anti·-bart-.o::oca" que a lf.:JE~ ha··-.1ia 
utilizado até e1~t~o, de produzir a b~~ixo custo ~rmame~tos 

ccor-,f.iáveis, de fácil opev"'açào E- mar-,utenç~(o, etc.. Isteo era 
fundamerttal porque, d~ outra forma, o mercado dos países do 
"fet'ceiro Mltndc~ seria reconquistado pelos p~ises centrais ou rnesmo 
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q,:tr·,ho pfn~ rtl gun!:~, NIC>o;, f•tuito II'IPlll•::<Y' 

cafflp\) d~ r•licroelPtrOnica. Er~tretanto 

supunhv.n1 q~~te o desafio er"'a poss:ível 
os responsáveis pelo setor 

de ser enfrentado, dadas a 
a IAB tiY•ha dPrnonstrado experiência e capacidade que 

8l'Yt: t?l-... i Of .... f!lf?l'"l t e • 

Para formar uma idéia da import~nci~ da eletr"'ônica, or'"'a em 
crescente pr~ocesso de miniaturiz.aç~o e sofisticaç~o, vale a per•a 
citar alguns dados amplar~er.te diVIJlgados pela lite~atura 

especializada do ramo. S~o as seguintes as pat"'ticipaç~es da 
eletr8nica no custo de produç~o dos principais sistemas de arrnas 
em operaç~o na atualidade: avi~es de comb~te, 35~; misseis 45~; 
navios de guerra, 30~ (sem cont~r a correspondente ao armamento 
que os equipam); sisternas de guerra eletr ~ica e comunicaç~es 1 
35%. 

Os militares brasiloiros pareciam estar bastante conscientes. 
deste fato e muito P~"'"E.?Ocupados C•:•rtl ele .. o gen.. nldcyr.... l·Je·.-.-,...e·r 
declarou, em 1981, visitando a Primeira Feira Internacional de 
I y-,foy·má ti c a, que: 

''as F~AA tém in·teresse 
tecnologia sofi<.:3t i cada 

por-- t odo:)S e<s 
embuti da.. f1 

problernas nos quais há 
segur ... ,"J.nça levada ao 

extremo é a guerra e todos os sisterons de arm~s mc•de~y,os s~o 

à -b;.:\se de elr::>tr--f.)nica. Portantc.~, tod<::o'::ô, •:·~,;:. e··,.~p·rJtos que 
der,lor·,s-t 'r""'.3.fll o i?.'-/C\r·,çeo do Dl·"'as i 1 nc::::.t a árec1 s::.1o de i r,terPc,se .. '' 

Na mesma oportunidade ele afil~mo•J q1Je: 
''o in·teresse do EMFA n~o 
tccl .... tolc•g ia na 

que têm al guw13 
[JUE'f"'t"",~, 

ÍY"lftJéY"ICÍa 

Dec 1 ar--ou, aind<J., que 

se volta apenas à aplicaç~o dessa 
mas tahlb6M nos· eventos tecnc•l6gicos 
Y"1o desenvr::.lvimento .. 11 

Bras i 1 SE.' eYtCCtY,t rava bastante 
avançadc• nm €1Y'ea cfe iy,for""rnéit ica .. !"las que as r-t=n~~) ''desejar""'it:\fll que 
esse avanço "fosse .:"1inc.!a rnaior" .. 11 (ESF• 21. 10. 81) .. 

A maneira aparenternente mais· 8dequada ~lara cor1seguir dar 
esse ''s~lto'' era através da utilizaç~o de tecnologia estrangeira.·· 
Isto por consideraç~es d~ qualidade, custo e viabilidade no curto 
prazo. Seria possivel ir desenvolvendo 
necessária e ir 
exterio0, seguindo 

"r11 i st U"t""a nfJo-a 11 

a estr .... at-E'?gia 

internamente a tecnologia 
aporte~ pl~ovenientes do 

autonomia progrossiva até 
ent~o implementada. ~ntretanto, isto seria provavelrney,te mais 
c'ar""o e levat""'ia IJfll tempo ql_te poderia .tornai"""' ii'"1Viével o 
empreendimento, dado que o novo nicho de me1""'cado poderia ser 
ocupado pelos concorrentes, e já se sabia das dificlJldades de 
retor~ar mercados. ~ IAB e os institutos· das FFAA n~o dispttnham de 
capacidade de P&D suficiente pa0a ate1~0er rapida~1e~te a dcrnanda 
tecnológic6 visu~lizoda e, a alterl~a·tlva de utiliz~r o pc.tencial 
exister1te, por exemplo, nns univ~rsid~des, mcdianto conv~~~ios 
para a realizaç~o de pesquisa n~o seria viável, por raz~2s 
cor-1hecidas .. 
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Os t"""esp.:onsévG<is pela · IAB t iY1h0Ul co::onscifjncia de q1 __ te o 
processo de absorç~o de tecnoloqiR proveniente do P)<t~rior é urna 

''faca de dois gumt?s'', seja ele bast?<3do na irnpor"""ta.çittr:• pura e 
si rnp l es, E?'Ttl acordos de co-pY'•:•d uç~o de ccrt os p·('c.c! ut os ou 
cornporH?nt es, ou· na for"""rn.::\ç::7<o de J~~~-_i n_:t__~_eDJ.--'.:.n"""~~.s. cc•rn ernpl""'es as 
estrangeir~s- Por outro lado, o .nivel de autonomia tecnológica e 
controle nacional existente no setor parecia suficiente para 
implementar- uma estratégia de tt"""al1Sferência d~ tecnologia bern 
sucedid,?.. 

Elementos importantes dessa estratégia eram a seleç~o de 
pat""'ceir"""os a nível intery·,acio·(,al e a uti N izc:-~ç;t{o de processo de 
y-,eg•:•c i aç~o que ti r"""asst? par"""t i do dos gu 1 1- f act .-.rs que estavam a 
est irs1uli:\t""' os fabr"""icantes dos países cey·.tr""'ais, er11 pt::\rt icul.õ.<.i'"' os 
eur--opeus. Isto req Uf?)·"""i a um rnec,;;;1l'll srno de coorderst:IÇ-~ic• que 

permitisse atuar de maneira coerente, atendendo aos interesses e
necessidadE?S. dos v;~r'"'it:•S fabr""'ica-r.t;es, Y'ec.~uzindo, E1ssim, os custos 
e riscos Associados a um empreendimento deste tipo. ~ pro'/ável 
que a idéia. dos responsáveis pelo setor""" fosse r;laís a de 
implementar uma cor,lplementaç~o de• setor"', que pe·r"'r11it is.se 
internalizar a produç~o de componentes demandados pelas empresas 
ter-'rni·l'"lais já estabelecidas (cowo a Ernbr ... aer--, a E-r,gesa e a 
Avibrás), do que viabilizat""' o estabelccirsH?ntc• de nc•vos 
fabricantes de sistemas de armas, que poderia levar ao surgir11ento 
dt? for"'ri1d.!:;; de C•:•)'"ICCo"r""r"'b",'"sCia py•ed,:;d;ÓY'ias paY't:i O c,-:\pit.c-tl "í12-'ICÍf..:O(i<ô:\l .. (i 

i·nter·nali~aç~·=· df? compeor-.cnt:es, pr"""incipc-tlr,IP-nte os baseadc•s n,;;;, 
tecnologia rnicroeletrOnica, de uso comum à~ diferentes er~presas 
tet""'rninais, par-'eci.~ a estr"""atégia mai~::> merecedora de atenç:tto .. 

~ interessante notar como esta nova postura dos responsáveis 
pela IAB ~m relaç~o á tecnologia estrangeira, e em especial a 
baseada na microeletrbnica, coincide com uma fase de desinteresse 
por parte dos militares em relaç:tto à quest~o da informática no 
pais .. PaY""'ece legítimo afirmar"" que:~ é .juStarnente t·H::-ste período- que 
se torna generalizada no meio militar. a percepç~o de que a 
reserva de mer-·ca.d•:•, e a polí~ica nacional de i·nfor--m,:1tica, rt~fo 

sel""'iam i1~capazes dG proporcionar à IAB o substrato tecnológico 
q~te necessitava para continuar seu proce~so de des~nvolvimento. O 
surgi r11ent o do "prol]t""'awa par"'dl C? lo" de · i nforrnát i c a, apor,t a do po"r"' 
Proença Jr .. (1987>, parece te~ seu inicie• neste período. 

Uma peça import~nte deste mecanisr~o era, ao que parece, a 
Ir~bel. Ela se~ia responsável por duas funçbes prirnordiais a nivel 
i-r,ter"'Y"Iacional. A pr"'irneit"'a seria a _ 11 mor-titoY'aç;~o" do wer--cadc~ 

intet""'Y,acional ew busca de fabt"""icar,tes de ' eq.uipar11E:?i'""1tOs e 
componentes cuja pais, visando a exportaç~o direta, 
ou sua incorpol~aç~o em armamentos produzidos por empt--esas 
r,acionais, fosse interessar·1te. A pa"rtir d,.:\ ide-r-stificaç.::Xo de 
pc•tcncio3is-, pB.t""'CeiY'os, a tar'ofa subsE:qur::::·ntc:- seria a de estíro'-llt-t
los a estabelecer algura tipo de arranjo (tr~nsferéncia de 
tecnologiCC~, co-pY'•:•duç~o, j~::_0_rYL---Y.!i(~'"l'~ur_Q, E·tc) quE' via~ilizasse o 
empreer1dimento. Vários contatos estabelecidos ness~ época por 
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er11pr~C?sas est..---.: ... nr]r?iY'L:t!:'> (cc•r,lc• a suíça OcY'likQn, pi·'oduto·r""Ci. de 
c21nhêies an·t i-·aé.f""'f.?C<'.:c,; a br-·ittt''"'icc\ IYI,::~r''cor-•i, de te<t"'peclc•s; a belga 
FN, de r"ifles) e IJY'upoc.; y,acioY,ais, po.y·pcer,1 tei·"' sido i·l'",ter--rnedi.:::tdos 
pela Imbel, posteJ'':iüt--wente à C\ltet·aç~1o que sof'('eu por c•coasi~o da 
mudar-,çc:\ de seu pl·"E~sidC?nte .. 

Slta segunda fuy,ç~o seria a de promover, 
centr ... al i :::::ada, a venda dos pt"'•:•dutos da IAB no 

de for"'Ul<.?l 

exter ... icol·"'~ 
cor.jur1ta e 
Par""a t a.Y1to 

f•:•i cr'iada neste 
assc•ci aç~··:• com 
r11at er i a 1 bé 1 i co 

per-- .i o do a sua empresa "t t"ad i Y"IÇ!" CODECE, ew 
duas experientes empresas exportadoras de 

(a 1~1.:..1yt"i y-,k Veiga e a PAEJ•IBRf-D. (..:'jmbas as ftu--,ç;5es 
só podPr" i ar11 ser· descrilpenho.d as 
acima das grandes empresas já 
defender os seus interesses de 

por uma organizaç~o que pairasse 
e}<iste'í,tes, de rtlo.i~,eir .... a a p•=·der 

conj ur-,to. (..) tr· ,r,sfc.·i--·wctçá"o d.:-t I r,lbel 
uma continuaç~o do processo dé . sentido apor·,t ad~:~ E?l'"a 

da I~)B ir-riciad•:• a.lgur's anos 

Ernbor'a a eficácia do rnecanisr11Q idealizado supusesse uma 
certa igualdade de direitos d~s várias empresas, qLie passar1arn a 
beneficiar-se com ele, era inegável o ~aior podet" Qlle detinha a 
Engesa pat .... a tar,to, em funç~o de sua importância, coi~solidada como 
exportadora de armamentos. Por outro lado, sua pos1ç~o a este 
respeito era 1neq1~ivoca. Numa das raras ocasi~es em que o eng. 
Whita~<er ~xplicitou de forma clara e organizada a sua vis~o de 
CC> filO d P.Vt?Y' i a 
b1-.... asi lt:>i)·"'a de 

ser a estrut,jra de 
material bélico 

r--efer--e à Imbel: 
"f:. Jrabel e COY":9ÓrteY'ES 

pro~jç~o c apolo d8 indústria 
<Wl1i t,:~kef'·', 1'J83), r:::le assim se 

nas eout r as Forç.:t.S 
Armadas (sic) devem ser o~ganismos dirigidos esp~cificamente 
pat'a au.xilic~·r·cn1 vigot ... osar,lent:e os produtor-es ele material 
bélico, com aporte~ de capital e de tecnologia, coro gente 
para ajudar a vencer os entraves burocráticos, ao mesmo 
tempo em que or-'denern a C•:<l .... ,corr'E':nc i a, ev i t a·nd.:. "rn.o:d'Y'E?t e i r os", 
dumpings, canibalismos, e·tc." 

EL..f~:~ l_i_t_~_ç_0__t!_ a ç_i ü n_.:} __ LçL§' __ SliP...f• Y' :t ~:.G â' •=.!___Qg _ _t!__::"} t e r .... i <::1 1 c/ e._Sl!.~:..ç· L' o M i 1 i_ t 2t r.;_ 
ftUJCi_qr~__<?.rll!7?ntc., s.i__gJ"1if_icadc• e irnpact•:•s 

A pa~tir dQs primeiras iniciativas bem-sucedidas da Engesa, 
visando a exportaç~o de carros de ~o~Jbate, foi se debilitando 
cada vez mais no meio militar a corrente que prc1pugnava a 
importaç~o de armamentos. Ela havia sido forte no iY1icio dos 
a!'t<::.s setenta, quando fc•ram d ad.::.s o!.:; pr i rnf::-? i r os pa:::;.sos pa.r-.... a a 
consolidaç~o, em escala industrial, da p1~oduç~o de arm~mentc~s no 
Pais. A valoriza~~o do nacionalismo, no periodo Geisel, criou a 
atmosfera p~ra que as primeit'as iniciativas de expc•rtaç~o fc,ssem 
·positivaM811t~ avaliadas, e· para que emel~gisse n'JM se·tor 
•impor't~l1te das FFAí1 a decis~o·de respaldá-las. R idói~ de que era 
necessário fort~lc~er . a IA8 já n~o tinha adve~'sários r1o seio das 
elites dirigentes l~acionais. O problema parecia agora referir-se 
à qttest~o da forMa de propriedade a sçr estirn(tladQ y~ç, sotor (se 



estatal ou 
est t"'ange i Y'C<S., 

eq ui pamcnt o a 

pr"'iy.õ,\da), ao 
e n:í.vel 

ser"" f~br ... icado. 

d•:• capital 
sof:i!::>t ico.çi1o, 

e da 
tipo e 
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te c r, o 1 c. g i a 
ernpre~J·=• do 

Com o objetivo central de promove\~ a expot""taç~o de material 
bélico e desta f•:•Y'r,la viabilizar .... , ent·r"'E~ outi·"'as cc•isa~5, o aurl!el""•to 
da capacitaç~o do parque nacional para a pro~uç~o em escala 
t"'entô.vel dos i t e·ns dC?mt:11"1dados rP 1 as r.:.-FAt:), o gover-'no estabeleceu, 
em 1975, a Politica N~cional de Exportaç~o de Material de Ernprego 
Mil i ta r' <PNEI'1EN). Na ver•dade, o PNEI'•IEN estecodc•u à toda a I AE< os 
pr ... ivi lé .. :gios, er11 t?special o da isenç~c· dos irnposteos de 
i rnpor""t aç•':::rcs, i:-\Y1t c:!s .,.. .. estritos à I JT1DEL.. Em certo ~ent í d c. e 1 e 
significou uma vitór~ia de. Wh1·talzcr (prévia à do episódio 
CaldeY'at ... i), um,:\ vez que a EI'"1DRAER gozava tarnb(rn htl,-1 rnc-:-1is tempo de 
alguns dos beneficios que ele estabelece genericamente. 

Er11 1383., 
sucedido, a 

após oito anos de 
j u l g 21 Y' pe 1 ·=' 

um desempenho ap~rentemente 

gra1~de aumento verificadc' 
ber11 
nas 

exportaç~es brasileiras de armamentos, a PNEMEI~ foi reformulada 
de modo a ampliar seu espectro de açbo, e torr1ar sua adoç~c· r~ais 

concatenada e abra1~gente. R exposiç~o de motivos e as ''Diretrizes 
Ger--ais" datadas de 13 de dezer11b·ro de 1r983, t"'esultar,tes dt:?sta 
Y'efor"'r11ulaç~o, opeY'EtdCi. por urn ''Gl·--upo Ir-.terministerial Info"r--rJ1al'' 
constiutido por representantes da Marinha, Exército, Aerol~áutica, 

Relaçbe5 E>cteriores e Fazenda e coordrnado pela Secretaria Geral 
do Co·nselho de SegUY'ança Nacional,a f,)<3"r""ece ter ''vazado'' pa1 ..... 21. a 
i mpr"'ensa. 

Er11 jctnf?i\"O de 1983, os jc•)"'nGis divulgtH-"'L'WI p.:H''te dos 
docur.,et'"ttos produ;c:idO:::•!?• pelo CJr,Jpo, t:m espoci,:~.l, e de fc·r ... rnc:t 
bastante detalhada, o circuito que havia sido estvbalecido p3ra a 
realizQç~o 'de exportaç~es de armamentos (os órg~os de consulta e 
de tomada de decis~o intervenientes, etc). As matérias que foram 
divulgudas menci•:i)'"•etVc\rll, tafllbéw, a existé-ncia dr.:? •.trn dec·reto 
secreto, o que causou um eviden·te mal-e~tar entre os t'esponsáveis 
pelo setor. Consta que um dos empresários p~"'es~ntes a uma reuni~o 
onde os doculllent:oS:> f.:,Y'urn t-:tpi"e~,ey·,tados, poY' sr.::•'r"" "novat.-::-_• 11 no 
ambiente, julgou que n~o haveria nenhuM incc•nvenien-te em divulgá
lo para a imprensa e que, posteriormente, teria sido repreendido 
pelas autorid~des. De qualquer forma o assun·to nunca mais foi 
veiculad~ pela imprensa, e nenhuma ~valiaç~o sobr~, por excrnplo, 
a efetividade do mecanismo chegou a ser posteriorme1~te noticiada. 

~ interessante citar este fato porque ele permi_te visualizar 
o nivel de censura e de auto-censura à informaç&o que 1mpera no 
setor. Em 1984, por ocasi~o de nossa primeira. visita ao 
~linistério de Relaç0es Exteriores, laboriosamGnte conseguida após 
vár'"iê:1S r-·ec.::~,sas alegando comp·r"'owi~:i-s•:•s, t:."'?tC 1 o funciont~.·('·ío do 
Depal"'t,;.HllE?"("JtO de ~·r~c•rnc.çêío c.:.rllt?"r"'"Ciwl, depois de dr:!cl.::ü--·ar..,_ que n·~o 

estava autorizado ~ informar nada a respeito do volurne da 
exportaç~o brasileir~ de a~maMentos, explicou (corn detalhe só um 
pouco m~ior do que o usado pola impr·ensa anos antes) o mecanismo 
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"unid<:'lde dt-? CC)f11<3i'"ldü'' ern 
indica um con·trole mttito estrito 

por ... pal""'te d·=·s r"'espoy·~s.~~veis pelo setor .. 

Po=-,tel·"" i C•Y'H!C?nte, e atr--;;:\vés de oficial Exé·rcito 
reformado pudemos ter acesso ao documento, de nove pági~as, que 
contém as diretrizes gerais da PNEMEM, e de seus anexc•s que 
incluern uma lista de cerca de 320 itens cuja e)<portaçóo poderia 
set"' realizada utr"avé•.=. àa mesma. O material foi cedid•:• após 
iY•Úfllef''üS cuidados e declt·ü""açíjes de que se tr ... atav~~ de algo super ... 
secreto e comprometedor. ~la verdade, como depois ficou 
esclarecido, o referido oficial julgou que o fato do assunto já 
ter"' sid.::• divulgado pela irnpt"'C'1 ... 1~.a e que, r-•o seu entendey·-.., ·nilC< 
adici<:•nava qualquer" ·r''elr.::vante que 
co1;..,hec i went o púb 1 i co, 
revela, urna vez mais, 

n~o obstava que n~s 
o clima conspirativo 

o ·onhecé'=',sernos. 

e de sigilo que cerca 
as atividi:'\des do setor-· .. 

Como i nd i c a o pr"Ó pr ... i o d ocurner1t o, <:.""i PNE!71Et-1 j é h a v i i:\ si do 
r"'efor .... rnulada em 13ü1 was, cc•mo justifica o S2Cl"'etér ... io ger-.al do 
Conselho de Segurança Nacional em sua exposiç~o de motivos ao 
Presidente da f<epública, 11 

...... sentiu este ór ... gb:o, acc•lhendo 
propost~ do 
atualizaç~o, 

Min.istéi"t·-· dü Ex.ér'c.Lt~:;~, a convenit'::ncia de nova 
v i sc.ü·1do, basi car,le·r,t e, a Q .. j._YIE:_!:f!...L2 C:)_ç:i:"l:o ck.~.:!.f'(".!Ct:::.~,s_i:C1.rne·nt o 

A fim de aquilatar, uma vez mais, a import~ncia do papel do 
engenh~iro Whitaker na conduç~o da IAB, vale a pena comparar a 
citaç~o, e~t.espec1al do seu trecho grifado, com o toxto de uma 
palestr ... a pot... ele profer-•ida para altJi'"IOS da ESG, er11 seter11bro de 
1383 .. Nele, YJhitakPr .... clamava que "A política do PN[J•IE!'·J tem que 
ser desbuY'OCY'ati:z:ada par ... a valer f? refeita em conjuy,to cc•rn as 
ernpr .... esas, e 1 .. 1~0 n•:•s gabinetes btn ... ocrt\t icos .. 11 (l.-Jhitaker, ESG, 
1983). A ''coincidéncia'' é r~uito grande ·para ser cnsual. N~o .cabe 
dúvida que os empresários, e em especial o eng. ~Jhit~J<er, foram, 
se n~o os responsáveis pela reformulaç~o l1avida, set\s principais 
í11entoY'C'S .. f:) mcnçi:\o ao tvlíni!3téY'iü do E>-:ér"'citc•, por-' outr ... o lz.\do, 
ir,dica o canal privilegiado através do qual deve ter ocorrido a 
press~o ~e Whitaker para a reform!Jlaç~o do PNEl7lEM. 

Si!;P'"•ificado da 
precisar, ainda que sumariamente, o estágio alcançado pela IRB 
naquela época. A IAB .já era capaz de produzir a grande maioria 
dos itens demandados pelas FFAA, e sentia que o potencial de 
aquisiç~o das mesmas era francamente insuficiente p~ra perrnitir 
sua expans~o. A Guerra das Malvinas já navia excercido seu 
F.!'feito 11 'r"'E•equiparnei--(tis-ta 11 nas FFAA br"'2.sileiras, em busca de 
equipamentos ~1ais sofistic~dos.. As empresas visualizavaNl a 
obtcnç:::tü de contratos ''rni 1 io·nár--ios'' de eHp•:•r"'tc\ç.-bo e ansi2tVarn por 
uma maior indep~ndéY1cia em relaç~o aos órg~os burocráticos para 

rne!:s.mo 

i nccnt i vc•s. Siraultoncamente, 
tempo qua dema11davam ma1ores 

el.:~s percebiarn a nt:-c-essid~~de, por 
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y·.~:::·':IP.s t:,7\}··,tc• de ~-::.upr .... ir~1ent(:• .:'\~:, dr--rn.tl'·,tl<.:tc> i r·,tp·..-·r-,C:~s cr:··rilO 

i nt L~l·'n<.JC i ·=·n.::\ 1, de dc>•:;c~nvQ 1 V(~'('t:~rn noV(:OS p·r .... Or:l'.' ~; ~":·~'>, 

intensidc?~de tec...-,oló~]ica. 

ciO rnr.::-1·--c.:tclt:) 

cow rn .. ':ti o r 

Na época,já estava adiantado 
ccn'"d::C?pç('(c::. b-r-.:"1'.:-"'; i 1 r i ,--a c:!E:--::- hlC•b i 1 i zac;.·ê.io 

•:• Pf'üCPs~;o 

i ncl u •:;;. t; ·r i 2"1 1 , 
dt? 

q 1.! r::> 

,:-11 t r:>rEtÇ ~o 

clet E•f""ffl i nC•U 
da 

~poio crescente às grandes empresas terminais do setor, em 
detl'"'ime'fstc• da mwnutey-,çt\o do ·ult-r'"'Lipc:~ssado sistew,:?\ 11 CH"'tes<=tr,al" 

criticado pelo en~}· t.-JhitaJ.zeY', - A~:i. r=FAA n~D pctY'f?CÍttf!l cJispo~::-t.as a 
altel· ... ay· sua polític.-.0\ de ••eco·nor,1iza·r'' 1

' wantend·:• um baixo nível de 
aquisiç~o de aY'fill::i.rner,to~-; e, er11 troca, gastar o que Fosse 
necessário para aumentar a cap8citaç~o local de f'abricaç~o de 
mater""ial bél íco .. 

A PNEMEM surgiu assim como uma providêl~cia cc•er~nte con1 es~e 

cor,junto de aspectos. Ela ser"'ia t ... espoY,sével pel<:l cri<~\Ç~~o dE? 
econortlias de escala e pE~la at\·"'açâo c!e in• 2<:>timt:r,tos, arnbos 
necessários ao prosseguimento d~ expans~o oo setor segundo a 
r ... ecér11 y·'efet""ida pol :l.t ica de 11 economia 11 f?stabelecida pelos 
rni 1 i taY'es .. 
e·(l t end et"'. 

Sua abr ... angênci.:\ é 
se trata 

muito uJ.::tiOY' do 
simplesmente de 

que o ~.eu i'"iOfllt::.' 

ur11a política 
d.é. a 

de 
e><por ... taç~eo, 
ir11pl ant açJo 
p 1 a),..,e j a:rnent o 

como mostra a que desenvolveremos a 
e da consolidaç~o de toda uma 
e apoio ao setor, destinada a promover 

se~JUlY', was dc:1. 
r2-st rut ttr~a de 

sua expa.r,sb:o .. 

É sir.torllát i co, enti·"'etanto, q'Je-· a PNEI"!l]YJ ni::Jo tey,ha sido 
de'fP:•mino.da, por"' exero1plo, "política r,o.cioy·,al de de_~.c?rlvolvirnento da 
J.r-,dll-:;tr"'ia de matcr"'ial de ernpt ... C~[!O r!lilit,?.Y''", c-orne:• su.:.-1 atn"'2'r'~Jr__?.ncia 

sugc:t ... rJ.. De• i s mot i vc•s pê:\t"'ecC~m t et"' de L: c::i·"'lili na.d•:• dc-nc•r11 i n2ç;jo adco·t iõtda .. 

Um 1 i gado à quest~o da 11 legit imaçá:o social 11 dr::r pr-.onr"'arnct, no:• seio 
do aparelho de Estado. Na medida em que ele foi elaborado em 
conjLtnto com minist~rios civis, o de Relaçbes Exteriores e o da 
Fazenda, ey,volvendo ainda a atuaç~o de alguns outros, a p~l~vra 
11 exp!.:;.t"'t0\Ç~o'' tinha um atrati~.;o muito rna1or"'~ O segur,do, 
rel~cioy,ado ao fato de que, na verdade, a e)<pa11s~o e consoli~aç~o 
da InB., df~sej <::ide. pe 1 C•S rni 1 i t ar-.es, concent t"ava-st? c .l Cti·"ament e, e 
pelas )~a~bes já expostas ao longo dests ~rabalho, no aumer1to da~ 

exportaç~es do setor. 

No i.\nexo €-?l'"IC(:ontt-ad·:• ao..:final t!Pst:e cctpítúlo é t-·ec-\ li z ~~da urna 
análise· da Pl~CME~l. Ele adiciona novos clemontos ac•s enuy,ciados 
até aqui, t"'eJ"'fol·"'çando ·y,ossa pe·r·cepq6'io de que a cc•n<;;;,t ituiçi'1c• da 
PNEMEM objetivava muito filais do que promover a exportaç~c· dos 
pt""odutcs da Itlü. Ela ·deve seY', i"sa real idade, eí'"1tendida cor110 urn 
esfor--ço de "salt21r"' etapas 11 em direç~o à real idac.!e observada em 

outros paises que já haviam alcançado um nivel. mais elevado de 
consol ide.ç~o de suas indúst·r--i . .::ts dE? iCít·'m;::urH..?'tfto;.;;.. To:orf1~1ndo como 
exernplo::) •-::•s EUb), é possívE~l cc.n~stwta.r qut2 o pi"'ücesso de 
cor.stituiç~0 da estrutura estohRlecida .. pel~ P~EME!1 tard~ um longo 
pel·"'ie<do, e, o que é m<:\is impr:•J"'tante, iniciw.-se nurd.:'.t cof,ju·!'",tur-~<3. de 
intensa mobilizaç~o do Pais em funç~c' d~ Segunda Guerra Mundial. 
A cor,1unh;jo de inter ... E:.\sses que diá or..,.i[JE·rn ê;;C• que veio .::1 ser chdrne<.da 
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de coalis~o keynesinna, e po~~teriorror?nte conhecidQ corno 1'compJexo 
ir,dust\ .. 'io.l-·wilitay·'' (mc3s que? ~ ... ,a re<~ilidc:\dc: envolve r,1u1t(::.s O'~ltros 
atores, e irYte'r"'E?!?,!..'3es~, além dos empr'E·S~\t"'ios e militar-·es, é aqui 
sar.cior,atia ,e estÍmulada diret~:;;mente, "poY' decreto". 

A iniciativa mostra um 
• Estado br"'asi leir•o já havia 

"se-rsso 
dado mostras de 

de 
sua 

ar,tecipação" .. O 

Cap2cidade par"'a. 
gestar, através de sua intervenç~o, mecanismos de concertaç~o de 
inte·r"'esses semelhantes, mas "'íi'Jnca cow t~o altc• grau de 
art iculaç~o e abi·"'angéY"scia. Embor"'a, como it"'ef,los ar"'"guwer,tar 
posteriormente neste trabalho, n~o consideremos adequado falar de 
um "complexo industr"'ial-militar 11 pat"'a designar"' o que preferimos 
chamar, pelas raz~es que ser~o indic~das, de IAB, é evi'dente que 
o seu embri~o foi decididamente implantado através da PNEMEM .. 

A Fabricaç~o de canh~es 
t= .. .fiQ es.§. 

de qr'"'2SSrt calib"r"'e: mais Ufll€1 vitór"'ia da 

Em novembro de 1981 foi anunciada a intenç~o da empre~a 
brasileira ITS ero estabelecer uma associaç~o com a Oerlikon para 
o estabelecimento de uma fábrica de canh~es de alta sofist1caç~o, 
de 20 e ~5 mm bi-tubo, com tecnologia suiço·-italiana da empresa 
estrangeir"'a .. Este equip.:U•lE?íJ"to fi::\;:ia parte do ar""'St::~r.al U.:i. OT?=~N e 
era considerado a filais eficiente arma anti-aérea da sua 
categor--ia.. O emprendimeY".to, que dey·.ominar"'"-se-ia Indústria 
Mec~nica de· Sistemas, contaria, por imposiç~o do governo 
brasileiro, com uma participaç~o minoritária da Oorlikon (45~), 

da ITS <35-;~)., e do grupo Montei r"'<:< Araídía <20i'~), e ficaria 
localizado em Curitiba. Outras empr~sas paranaenses participariam 
da produç~o, como a Inepar, na área e1Ptr6nica, e a FAM, na de 
f•lecánica. 

O interesse do lado brasileiro era :o dorninio da tecnolog~a a 
ser transferida pelo parceiro estr6ngeiro. Do lado itQliano, era 
a possibilidade de expo~tar para paises da bloco ~ocialista e do· 
Oriente-1\lédio, o que n~o poderia ser feito diretamente, devido 
aos acordos firmados pela Itália no seio da OTAN. 

A i r-dei ativa 
estabelecida uma 

uma 
estrangeiros sem a 
uma tentativa ·dos 

E? r a Pelo;;\ primeira vez seria 
empresa produtora de um sistema de arrnas 
associaç~o e~tre capitais privados Yiacionais e 
participaç~o do Estado. Ela parecia refleti)' 
t ... esponsáve i s pela I AB en1 i mp l eweJ .. ,t ar urn Y:ovo 

tipo emprendimentos no setor que permitisse o acesso _à tecnologia 
so~isticada e uma maior pres2nç~ no mercado exter~~o. A ~ielibrás, 
ct...tja fundt:.H;~o jé. havia C<COt"'Y'"ido no .::H .. JO c::u--~terior., tr:unbérn podet"'ia 
ser enquadt"'a.da rrE:-sta Y10V2. abordf.\QE?nl,- cr..:•m a~~ di for·enç.:.1.s de que 
neste caso havia, também, a participaç~o do Estado, e que o sócio 
nacional era uma empresa que de·tinha alg~ma expe~'iêncla no ramo 
(o que podet""'ia implicar l'"":um.:l efetiva trc1r'"1Sferbi'"JCic1 da 
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tecr,ologia) .. De qu<11quet"' fot~r,l.~:,, com•:• Y10 c21so dc1 !lc·libr~ás, havia 
uma certa press~o pal~a que ocorresse um progressivo aumento do 
índice de nacionalizaç~o dos produtos, que deveria alcançar 80% 
er~ q1Jatro ou cincc• anos para o cant·l~O menos sofisticado, de 20 
mm. Como se ressaltou anteriorr~eY1tc, a imposiç~o de indices de 
nacionalizaç&o crescentes n~o parece ser uma medida eficaz r1o 
caso da produç~o de equipamentos de alta densid~de tecnológica, 
e em especial na de armamen·tc•s. Entretanto, neste caso, cor~o no 
da Helibf'.~s, esta era talvez a única medida E<ü alcance dos 
responsáveis pela IAB para estimular a transferência da 
tecr-,ologia. 

A completa ausóncia de informaç~o a respeito do 
desenvolvirneY·,to dE?sta ir-,icíat iva na ímpY'ensa brasi leiY'a, le\/a-no.s 
a ír-.fer""'Ít"' que, já r-.esta época, havia uma iY"!"ter-,ção dos 
responsáveis pelo setor em garantir à Engesa a produç~o de 
canhOes. De fato, pelo menos a partir de 1982, a Eng~sa jâ estava 
equipando seu carro de combate Cascavel, ent~o no sua qLtarta 
vers~o, com um cant1~o Cockerill MK III de O mm. Este, bem como 
suas vers·~es de 
do gr"upo Engesa 

105 e 155 mm, 
!.:realizada em 

são fabricado:. pela 
Salvador, com tecn6logia belga. 

A Engesa, após adquirir a tecnologia da Coc~<erill para a 
~abricaç~o dos canhbes para equip~r sc•Js carros blind~dos, 

decidiu modificar st1bstancial~1ente o processo de produç~o dos 
mesmos, realizado até ent~o de modo qu~se ~rtcsanal, na sua velha 
fábrica. As principais inovaçbes ocorreram ~-tJ-·ovés~ da intrc•duçào 
de modet~nas máqui1~as de comaJP,do nun1érico <o parque instal.ado pela 
Engex p~r~a ~ fabricaç~o de ca~t1~~s ó u~J do~ m~is sofisticado da 
América Latina). Em cor,sequ~ncia, seyundo declaraçbes de seu 
presidente, a Engesa conseguiu dimin,Jir de 2~ ho~as para 55 
minutos o ternpo de usinagem da culatra dos canhôes, e atingir um 
maior nivel. de qualidade. Is·to pe~mitiu, à Engesa, vende-los a um 
preço de 55 mil dólares com lucro, enquan·to que a. Cockerill os 
vende, com prejuizo, por 125 mil dólares. Desta maneira, a Eng-esa 
já conscgLtiu vender mais de 1500 unidades desde a momento ern que 
estabeleceu o coY",trato com a Cockerill, ~nquanto que esta vendeu 
apenas 40 <Whitaker, 1983l. 

Come~ se 
i t""' i a r"'ece ber""'" 
armamer-1t o Y"10 

vê n~o seria CC!f1l fac i 1 idc;tde 
apoio g•=•ver·r,i:\me·nt-a 1 par""' a c, 

pais. Mas ~ estória segue. 

q l.tf? 

No in~cio de 1385,· o Exé·..-·ci to procedeu a 

uma outra empresa 
deste tipo de 

urna concot""'réncia 
para a aquisiçào de canhôes pesados, que envolveu uma prova de 
tiro sob a responsabilidade do Departam~nto de ~1aterial Bélico do 
Exército. E~ta concorrência pode ser tomada como um exemplo de 
procedimentb visando, ao mesmo tempo, a seleç~c· de equipamento e 

.a an1pliaç~o dü espectl-"'0:• de pl·"'odutos c.fcrecic:le<s pE•lct lr~ü .. Ç"Jlér11 do 
que, serve como exemplo de mais uma opol~tul~idade em q!J~ a EY1gesa 
conseguiu levar v~ntagem em relaç~o aos seus colpiCOrr~ntes. Por 
isto a abordamos ;l~'Ji com certo detalt1e. 
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Apresentaram-se à prov~ ·de tiro, três cant1bcs produzidos por 
fir'rnas estr--ar,oeir"'"1s.. Ao pav·ticipai"'E'fl1 da conc.-:··r"'l""'~ncia, elas 
assumi2m o compromisso de, caso vencedoras, fabricarem o 
equipar1IC?i,..1te em CO),..JSÓI""'Cio com o grupc• n21cional que chanc'2lc: ... v,:, sua 

par"'ticipê:IÇijo. Er"'am eles: o FH-~77B, da [-{ofc··r""'s. suec€:~, que pc·deric:t 
vir a ser produzido em consórcio com a CDV, que atualmente 
fabr ... ica o L-70 de .L~O mr11 sob 1 icc.~r,ça da Bofors; o G~JN-A-5, canh2io 
obuseirü de 155 rmn, da Noricum austY':Í.aca, idem C•:•r,, a Enges~\, r1a 

sua subsidiária Engex, que fabrica os canh~es de baixa press~o 
Cocker""'ill que equipam se1.1S car'r .... os blir-1dados; ü Fl-i-70, fabric~ ... do 
pelo consórcio germano-italo-britànico CRheinmetall/Oto-
1~1elar .... a/Vicket"""'s), idem com a Verc~lme, atualrt1ente dC?dicada à 
constr .... uç~o naval. 

O r ... esul t adeo dos testes é detalhadarnente apr--esenta do pela 
revista Jt?cnq__~;~gja _____ ~_})_9fQsª-., em seu I'"1Úrner"'o 27 de 138(:,, indic.:::.-r~do 

os vários ct"-itér-'Ío~; de avaliaç~o de desempenho tJt.ilizad<:<s, bem 
como consideraçbes a respeito do preço e indice de nacionali=aç~o 
esperados, dificuldades relativas de manutenç~o e operaç~o, etc.· 
A Engesa parece te1~ vencido a concorr~ncia devido às vantagens do 
equipc:-trnento que· p·r"'opos. 1•1antendo a "fi losofia 1

' que tem 
car""'acter"' i zado a (a) ele 
ver"'"sêíes, autopt .... OP'J ls<::tda (rnc.nt a da 

seria 
sobr .... e o 

ofeY'ecido 
ch21ssis do 

ern t ·r'"'êS 

Osório), 
.t""'Pbc•cad~"'\ (p•=•t.... un1 é.:u,linhtlo pesaclc•) -e rcboc.:"td.::t cor;J prc.pul s~to 
auxiliar; (b) contaria com um indice de nacionalizaç~o de 75~ 
cont Y'a 55';<. d.:o concol-"'Y'c.-:·nt e mais Pf"'Ó x i f1lO; (c) te r-' i 21 urn pi· ... c-çc• flleY·~<:··í"', 

da c•t""'dem d(2 50 rn1l dt~lar-'es cont·('i:l 120 wi 1 e· GOO r11i 1 dólares dos 
e CC<Y"ICOi·"'t""'E?f'""ltes; 

sir11pl i cidade, 
martutençilc•, etc, 
br-.. asilei-..---as e 
privilegiadó pela 

( d) 

sendo 
do 
If~B. 

por 

Off:?)'"'E!CEY'ia 

um 
is-to 

me·nof·· 

mais 

rna j_ OY' 

tempQ 
adequado 

rner-•cado dos países do 

ele t r E• i "i'iC:ifllE?.I'"It 0' 

às Y1ecessidades 
tci·"cei ·r-·o:o mundo 

Segundo a estifllc1tiva da revista, existiria Ltrll mer'"'ca.do 
potencial de substituiç:.1eo de= tr ... ês wil c-,::.nh::Jes, equiv.:1lentc? a 5 
bilhbQs de dólar"'es Csup~e~se que ~o BrQsil), o qlte tornava o 
negócio altawente atrativa. A vitória da Engesa parece ter sido 
motivada n~o apenas pel~ sua maio~ e~periência no Pais na 
produç~o ~c canh~es. O fato dJ _)á ser t!mà empresa estabelecida no 
ramo deve ter atuado no sentido de aunler,·tar suas chances na 
conco-..-·r ... énc i a. Ta 1 con1o descr .... i to na 1 i t erat U)· ... a i nt er"'n.::""tc i onc:""t l, e 
como exemplificam outra~ situaçbes posteriormente comentadas, em 
qlle a Engesa esteve er-,veolvida., as ''bar""'r"'eiras à saída", 
sabidE1mente elev.adas neo setor, dE·verll ter. sidc1 impp·r"'ta·ntes neste 

case•. 

8_ __ w.~u;l_g:_~!S:. ~.!3 __ ç_~~~t:!E~-~:.J.2_~~--~1..~:l_~_!!1 cJ-2il.i..~~D_c- :?1 c~-)~ .. D.. d 'J.1::; t.J:::_i_.;:~_ 1 __ cJ e~ s 
b i""' a c; i 1 e i )• ... <:.\ S_€.._ o p_~P.:.S l__ d a E i'" I q ~.§_~ 
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Cürdc) jL:"\ fo:ti indic·i::1do, a discus~)ê\o du qut:::st~~o cl~-,\ 11 rnobi 1 i :":êtç2::ío 
i l'td u s t Y' i .:-1 1 1

' ~;;cr,l pl·""e ocert"Y'e u ew t· .:.1·-.os ·nc•s q ua í s pt-::<.·rt; i c i P•3 v ,:..rn 
rnilita1· .. c·~;. c:- {-?fíiPY'c<.:;,-;·,.-'io~:; .. Nc• dia 5 de ~-c~ternbro de 1'383, foi 
t""eal i ::,:-,de' ur11 painel St".:.bY'e C. ter,lt'õ\ 1 1"1Cí. ESG, quE: co·r-1tou c•::•m a 
p.cu"'ticip.::\çêlo de irnpoy-t,-::~ntes pcr--~>.onagens da i·r,dústY'ia d:? rn.:d;c-ri.:~l 

bélico do r--:•aís .. A leitur""'C\ do•;; docurlle·ntos C<Y'i!]i"nE:~dos d."?\~3 palr:::-stras 
pv·oferid2<..s ·pc•r"" trés c!estes pey·sc•r-,agens, · dt1 urna idéia do cl ir11a 
ent~o e>:istente a respeito da participaç~o da indústria nacional 

• ·na pl· .... oduçb:o de matr2t""'ii:."!l bélico .. 

nnte!:;; de pr .... ocerJer" à sua ar14\l i se, cabe- 1 er,lb"r"'ar"' que a 
coi'""tjuntui·""'a y·.a qual se Y't-?alizava o paiy,el e·r"C\ dE? ur11a grüve 
reccss~o n~ economia brasileira que se prblongavC\ dosde 1981. 
A ir-Jdús.tt-"""'Í<.:\ pc"1Ulist21, que )·"E'!Pl'"'E'~3entav.:.:1 50i"~ dc:t indúst)·-.i.:i ·rtEICi.::<nc::tl, 

havia dirninuido seu nível de ativid~de em 10~ com relaç~o a 198(J~ 

O er,lpt"'eno havia diwir-,u:ído erd 17'1-, c• Y"túrnero de ho!·".:"ts t·r"'abalhad.::<.s 
em 24~, e capacidade ociosa era já superior a 25~. Este q~tadro 
difícil e sem perspectivas de melhoria <de fato, ele se manteve 
por mais dois anos), ao mesmo tempo que c~usava grande 
preocupaç~o no meio empresarial paulista, despertava o interesse 
pela possibilidade de amenizar os efeitos da recess~o através da 
produç~o de Material bélico. A indústria tlaulista era, e ainda é, 
a r"espo~•5-ável pela quase totalidade: \-a pt""'oduçào de rnate·r"ial 
bélico do Pais e, sem dóvida, a rnelhor cap8citada p~ra engajar-se 
num processo de conv~rs~o d~s linh~s de produç~o de ~lgurn~s de 
suas emrJrcs3s ~~r~ o mercado militar. Em particular o setor de 
bens de capi·tal, especialmente impc•rtante do ponto de vista da 
Ct.)nver"'si:J:o, ti·f'"",ha tidc. sua pt""'oduç.~o Y'edu:zida ern 19i-:., ew 1981., e 
11:i-:. em 19ü2 .. 

Urna dcclaraç~o que, pela importância de seu autor, dá uma 
boa im~gem do sentimento do empresariado, na época é a do ent~o 
presidente da Confederaç~o Nacional do Comércio, Ar1tonio Santtis. 
Ele, declat--c•u, em meados de 1982, que via a expor"taç·~o ele 
armamentos cor~o uma saida para a depress~o que se havia 
precipit~do sobre as indústrias autornotiva,· de elctrodo~Jésticos, 
tt~Ht i 1, Pntr~c outi·"'aS ( Jy,tt~J.::IL'-ª.t.-'-"0;.:nal l·lr-::_t:_~~-9.-Tr_t!:! .. :J!'E'~' 07. 09 .. 82). 

A pale0tra do ent~o presidente da FIESP, L1Jiz Eulàlio B~teno 
Vidigal Fi lho, difel·""'ia em muito da pr•:•fr.?Y'id~~ c.·nze c:1.·nos .?ti'",tes., em 
dc=embro de 1972, para um público scroelh~nte, por Tt1~obaldo de 
Nigris que à época ocupava o mesmo cargo. Contrastando com o torn 
otimista e esperançoso do seu ant~cessor, que detalhava no 
documento as atividades presentes e futuras da indústria paulista 
no setor de produç~o de material bélico (ver item 4.3.3>, Vidigal 
Filho se mostra bastante pessimista ern t"'elaç~o ao terna. In i c i a 
sua intervcnç~o. 0ett~atando cruamente a dificil situaç~o em que se 
ênc(:,ntt""'av.::\1,1 o<::; er,1pr-·est.\r-ios de Si~c· Paulo. Er:1 seguida, c-xpéte co qu~ 

p~l"'Cce ser um pl""'ograw~ de mudanças no campo econbmico e social 
abraçadc• pelo capital priv~do nacional, s termina lLtgubrem·~nte: 

11 Caso isso ·n2{o seja t .... E.1aliz.-3do ( ..... reft.:'t""e-se ao pr""c•gt"'afl1W que havia 
apres~ntad0 ... >, no meu entender, qualquer esforço de 
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permiL_inclu, num caso extrerflo, 
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da 
f::Oai<.::;,· E~nf·r"'E:l~,tc.IY'~-1. di ficuld,~\des, 

que a própria soberani~ nacional se 

"PaY'a b.-::.m eY·~tendedo'r''. '' O que •:• pr"'esidente ela FIESP estava 
querendo dizer é que, antes de se pensar em instar o empresariado 
a coletbor"'ar cow C1 rnc.•bi I izaç2io, er ... a Y"lecessár"ic• que o gc.ve:r""YJO 

criasse.? as uma re-tomada do desenvc•lvimento e, em 
especic:\1, qu.e fossem concedidos 
empresariado. Na realidade sLta posi·ç~o era congrL!cr,té coM o cargo 
que ocurJav~. N~o cabia a esperança de que a situaç~o do conjunto 
da il~dústria paulista pudesse ser resol~ida através da convers~o 
er11 díl·"'r::oç:J:o à pt'"'C<c:fuç2io de moterial bélico. Vale destacar, pc~·r 

outro l.o.'\do, que o fJI•:•rner-~to p.::díticc•, e em particul.:?\r""' a posiç2{o do 
empresariado eM relaç~o ao modelo econômico vigente, era muito 
diTel"'t:.>nte daquele de 1':3'72 .. 

Os outros dois documentos a que tivemos acesso registram as 
intet"'vcr,çbes de dois l:idt:?r""'es da InB, o cel .. Ozires Silva, 
presideY1te da Embraer, e o ey,g. Jocé Luiz Whita~er Ribeiro, 
dit""etor-presidente da Engesa. Seu tom é bastante distinto do da 
inter"'vençào anteY'iOt""', embot"'a guarcJeQl er-1tre si difer"enças rnuitc. 
si gni fiC-at i v as. 

Ozii"'es Sil~a começa por quadro estrutural do 
Pa:í.s, enfat izal'",det seus aspectos soei ai<::;, ec.:.·t'Hjmicos e 
t_ecnológico5, que, segundo elf?, ser""'iam indispE·nst ... ~IE•lS para 
contextualizar a discuss~o da mobilizaç~o industrial .. ·Em seguida 
diz: 

''Esta ordem de idéias poderia sugerir que, em certa medida, 
parte da ociosidade da nossa estrutura industrial poderia 
ser utilizad~ para a prod'JÇ~O de equipamentos militarés, 
facilitando a absOY'ç~o de m~o-de-ob'r""'a (r"'edJJzir-~do o 
desemprego) e baixando os custos de fabricaç~o, graça~ a 
ocup~-:~çJ:o fllc:'1lS r--.'1ciol'"'al ck•s rne?íos dic.pol'"•íveis .. Q_..9Jc!Q. _ _f_ª-.l_tE-~.-.i.:?. 
l!f:.-\.l."'_ª--·-fi.!-? ... L~;;!.(!..<.'Y-~~-f:!.J;_g __ ~oc ...Q~~.:~·..f' ·n i1.~.?. __9 _ _p~;:.~.f;:,;:;;~.,_!.!.1 Ct ~_íl .;:.f)_~LJ:_~.Q ~ sl e .fi !.t C? 

sc .... i.;~ __ _Q_i_sC..!.::\.i.ldQ ___ e ___ §l_í'"J•:::tl is~:tdo quant.:• à vi2.bi 1 id .. ~Ge .. 11 

(p.15). <sublinhado r.osso) .. 

A discuss~ü proposta constitui-se, na verdade~ nLt~a ''aula de 
política científica e teCJ'":ológica 11

• O cel .. Ozires abo·r"da cow 
g\·"'ande pr'op:r-"'i edade questê<es cc.rno a da t:r-"'EtYISfei'"'bncia ~_§?rS....!:l.§. 

desenvolvimer1to autócto~e de tecnologia; a das politicas 
explícitas e implícitas passiveis de serem implernentadas pelo 
!;.-]OVei·"'Yl() pay"a o f'or:lPnto ao des;enveolvirnento tecr·,c.lógico; 2 da 
importâY"1cia da tecnolc•gia para o desenvolvimento econOmico; a dos 
diferentes papéis que deseMpenham, no p~ocesso de dese~vol,~ime~to 
tecnológico, agentes como as universidades, cen·tros de pesquisa e 
empr--esas.; etc. 
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f\lovil.rtteY·,te, p•:•dcl·'-·sc·-i,:~ dizc::-i-"' que ''pai·"'a bc•m entr::·ndedor ...... ''. 
Sutilmc•nt.:e., o palc:•_::..tl"-'.::,·11'"1-tt? c.:onc.E-:DUC ffl(:•~>tr'.::,\i"' porqur.2 tlctvi~-:-t falado no 
inicio que ''o qu~ faltaria para detonar o processo nào 8ra 
pouco". Os t""'equisito~; por"' ele apr-"'eo:.--:;elr,t;ados, que c1evei'"'Í2.Hll ser 
preenchidos para ClliO pudes~0 ocorrer urn movimer,to em direç~o à 
rnobili:-:a,;:ão indus-tr-·ial, er.::trn de tal OY'de-ro que r1~0 Ci:1bia 
espera1~ças que o roesmo pudesse efetivar-se na situ~ç~o existente. 

A e-><posiçâ:o do 
convincente no que 
f11obiliz~<.ç~'1o ir,dusty·ial 

eng.. Whitaker é, como as 
tange à pouca probabilidade 

pudesse ser interpretada pelos 

anterioi""'es., 
de que a 
entpl"'esár ... ios 

como ur~a saida para a situaç~o que enfrentavam. Seu tom n~o é o 
pessimista e lúgubre, mas cobra do governo provid~ncias para a 
saida da crise. Tnrnpouco é didático, pois, sutilmente, termina 
também convencendo-se do inócuo que seria propor a mobilizaç~o, 

dadas a!:.; complicaç::tes que e·nvolve, para a 11 Salvaçdo 11 do 
er,lpt"'esar i a do. 

O ''Czar'' Whitaker coweça citando o ent~o secretário de 
defesa norte-amcricar1o em seu Relatório Anual ao Congresso, que 
enfatizava a deteric•raç~o, ocorrida rios últimos vinte anos, da 
capacidade da indústria dos EUA para responder a un1a char~ada de 
emerg~ncia para produzir para a defesa. Dentre outros pontos, o 
auto\· ... alJontava os sr::qui·l'",te-s: 

''-Cornparado corn outros ramos d~ negócios, ~ pr0duçbo de 
-raaterial bélico é vista pelos empresários em geral como 
menos estável, menos previsiv 1 e portanto menos 
at-r··ativa ...... " 
"-~(-} indústt""'ia bélica t(-::·m 1 irnitad.:1. cape.cic.1adE· d_e wc•bi 1 i :::a·ç~o 
eM ernergéncias, ~m todos 
fi~nal_.... " (subl ir:1hado 

os l'"1:Í.V~is 

r,ossc') .. I st c1 as. ewp·r-esas 
que se situarn na fase final ou de mo~tagem, o que significa 
cJizeY', as que jit pt"'oduziam matet ... iGl bélico antes d.;-:1. sit uaçi;to 
de emergéncia, é que tem realmente. capacidade de produzir os 
equipamentos necessários para enfrentá-I~. 

A situaç~o apontada teria levado o governo norte-2moric~ho a 
perseguir a instalaç~o de uma base industrial permanente de 
fabricaç~o de material bélico que possa atender a um surto de 
mobili::âçtto .. Na raiz desta situaç~o estariam: (1) o acentuado 
desenvolvin1ento t~cnológico -ocort~ido nos últimos aY1QS na área de 
armamentos., que aumentou os requisitos de sofistic~ç~o para a sua 
fabricaç~o, inviabilizando sua produç~o por empresas de baixa 
capacidade tecr--tológica; (2) a cada vez maiOY' especial iz.::tç2to dos 
processos e meios de produç~o (da qual a substituiç~o das 
máquinas-ferramenta universais por centros de usinagem dedicados, 
de elevadas precis~o e produtividade, é um exemplo sigy,i·ficativo) 
torna proibitivo ou mesmo impossível a mobilizaç~o no sentido 
tradicional caracterizada por uma rápida convers~o da iy,dóstria 

. . 1 
ClVl ..... 
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PY'o:;::;e~]U indo c.:·rn e~:;!:;a linha de )·--acioc:í.nio, o t:?r,g~ l.-Jhitaker 
tE'Y'rnin.-::i p<::)f"' a i--ir-'mc-.l·"': 

''Vai ficando c,::tda vez wais cl,:.ti·""'O que é R.!:lr..:..<.:=~_f_~~Lêi2j_~ fliJC>lquer 
pY'()!JY'C\ftl.:\ de r!";obilizaçi:l.:• :!.J .. ,dust·r"'ial, simplesmentE.~ partir-;d<:• de 
indóstrias civis normais sem qualquer vinculaç~o cc•m a 
pr--oduç~o dt=.l' r,J,:ttPr"'ial bélico .. '' (st~!bliYJhdclo r~t:• o·r-·igir·~al) .. 
Se~]'Jr-,do lrJiJita!-.f.e"i· ... , a Úl'"1ica fo"l"flla r--ealista ele impulsioY,aY' uma 

estratégia de mobilizaç;jo ir-td!Jstr"'ial ser"'ia apoia·r"'-:;,e pcn"'a t:c;nto 
·nas ir-,dú~::.tr"'i as ter""'rni"irlt:::\Ís. 

Esta colocaç~o se op~e frontalmente 
t.-::\ntes pelo 'C?l ... ,t~\.:o pY'c:::sidE>nte da FIESP: 

ao expresso onze anos 

" .... quase toda a r~~obilizaçêt.c· 

fundc:\r,lel--,tada na indústr--ia civil, que 
militar t E"fll qiJE' ser 

das Forças Armadas em condiçbes de menores custos e de 
pad·r"'f::1es da f11elhC<I""' qual idade." (Nigr-'is~ 1972, p .. 10) .. 

IY!u~-:;, a disc•:•t"'d.:.\ncia 
tecnol Ó~J i co apor-,t c-,düs pOt"' 
interYsacional do setor 
contr"'.:tditud~:::\S por"' Nigr"'is: 

n~o para ai. As raz~es de caráter 
l.-Jhitaker"', basea.:r,do-se l ... 1a r'"'eal idade 
de produç~o de armamentos s~o 

'' n~o seró mesmo viável, dentro das condiçbes de 
ec,p-ecial :i:::aç~o d>21 Íi'"sdústr ... ia rslode-rr,a, CI""'Íar"'-se urna indúst·r"ia 
n~iljtar--, em vir--tude dc•s ÍY"t~"3ol•~lvc:e-::í.!:,; }ll""'oblerna~:_; dr~ ecC<i'"IOWi.:t de 
escala, de custos e aproveitamento, em caráter permanente, 
da capacidade i·nstalada. é: por isso que os f11étodos pctr ... a 
inerementar a capacitaç~o industrial bélica, em casos de 
coflito, baseiam-se na convers~o da produç~o civil de grande 
núT~lC>r"'o de ernpt"'es.as, er11 produçZXo mil it.:-,r .. ~ 11 (Nigris, 1372, 
p. 10). 

Cabe' pet"'QUl'"ltê\1""' se 

tecnolórJiCas vigey·,tes 
ter--iam mudado as condi ç:-::-.es 

bé 1 i c c:. Y"l-0 

perlodo de onze anos que sepat"'am as duas colocaçbes? Dlt se ter"'iam 
r~1udad·:· <::~e·r"'iaut as Y"1ecessidades de capaci-taçtlo tccnológicil e 
industl"'ial ifllpo..:::.tas pela der•l<::tnda d.-.:o setoi·"', jó E?Y1t~~o f<:::·r--·tc·rr:e·r~te 

detet"'ltlin<Jdus pt:?lt:• r!l!?Y'cadeo exter"'iOI-"'? ScÕ'm 1-"'l:'Sp(,:.ndr-:-r"' neq"~'t iv.:•.mcnte B 
quê.\lquc•l"' des.s<::ls duas pe"l""'gur·,tas, CübC' dest,:\car urn outrc• pc·r-,to: c• 
fato de que cada um dos dois personngens ci-tados estava 
defendendo interesses distintos e mesmo conflitantes~ 

De molde a consubstanciar sua tese de que cabia às empresas 
tet'r~inais a responsabilidade pelo suprimento das necessidades 
previsiv~is das FFAA, dada uma situaç~o de emergência, Whitaker 
argumenta que seria preciso que as mesmas m~ntivessem uma 
capacidade de praduç~o bastaYste superior à requerida para o 
fornecir~~ento dos equip~roentos necessários para o treinamento dos 
efetivos das FFAA er~ situaç~~s normais- ~ evidente que o custa de 
instalação e rnat·,utcnç~':fo de:st.:.; c~pacíd.:\de pr-·odutivc, ~,et'"'ia muito 
alto, podendo chegar a ser de fato proibitivo. Assin1, para evitar 
que isto viess~ ocorrer, seria acOY1selhàvcl utilizar o excedente 
de capacidade produtiv~ produzindo pQra o mercado ext2r~o. 
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nqui h.::tvc•r"'ia que "cordpletar-·'' •::• raciocini() de t-Jhitc:\kr::-r. Isto 
peY'Tili ti r i a r.ij..J~LirJ.!L.il: o cust ü de Uletnt E' f"' o Pai~. preparado p.Õit"'a I_{ UI E\ 

er,lc>t"'q(~ncia .. N;·_1o q'.tt?, cor11 isto, pudE·so:::c? se!"'' qE.:-:r ... ,:tdo tctutor,1<:tt icctmer1te 
urn bencf:í.cio e-CC<I'"•Ôrnic<:•; tY'<::ttava-st:-::-, wcti~. propriarnr-2-nte, ape·r12.1.5 dE-;. 
tentar diminui~ o Onus que a produç~o de material bélico 

- cieteY'rni y,avá .. 

O caso da Et-,gt:>sa et .... a c i ta do como pay·ad i grnc:•.t i co A ernp·rE"":-Sa 

estaria exportando na época 90~ de sua produç~o, o que 
significava que, ern caso de uma mobilizaçijo de E·fller ... D{~nci21, 

bast i::\)"' i.:\ que houvesse um redirecionarne1~to da produç&o para 
a demanda das FH-1A, " sefll a ·necessidade 

material", 
da s•.\a idéia .. 

de Ttl<J. i S 1'"1E'flh Ufll 

·f une; i .:Ol"',,-3 t" i o, 
l.--Jh i t at{.el' ... , pat ... a 

técnico, prédio ou 
mostrar a conveniência 

corno escrevetl 

O conceito de mobilizaç~o industrial i~1plicitamente proposto 
pc_:.t-... l.--Jhitaker El""a, portar-d;o, n1uito distiY1to do trddiciot·,al .. 
Envolvia desde o inicio, uma especialização de f~~.br"'ice.s para a 
pr"OdiJÇ~<:o de watet"'ial bélico, as qu.ais, par"a y-,~o or-terar 
exCPGsivarner,te a economia do Pais, teriam que orientar sua 
capacidade de produç~o excedentáriaa para a fabricaç~o de 
t':'I.Y'Cilamen-tQ_s a ser"'en1 cc·met"'cial izad,_ . ...:, no exte·r ... ior~ Ass.im, 

"P.:--.r"tinclo de ur11a motivuç~o à indústr .... ia, p,;:.:..ra q'Je pr"oc\uza e 
' exporte c•s MQteri~is bélicos que inturRss~m ao Brasil, 

estará seY1do forn1ado o sistema r!~ produç~o pronto. p2ra 
ate~der a qu~isquer solicitaçbes nacionais, em quantidade e 
qualidade~ sern traurnas e com realismo.'' 

E seg,Je: 
11 E qual a rnotivaçi'{o? Luct"O cc 1 credibilid.::ide.. Tem-se que 
fazer os executivos sentirem que o apoio é para valer e para 
ficar .. E dar-lhes incentivos fiscais, creditícios, cambiais 
e teCFIOlóDiC0!:.3-.. Dar"'-lhes apoio come:r"cial 1.~ f·:•Y"a .. Dcn-"'-lhes 
e~Yfim a cl·'edibilidade, par ... a que sintam qüe y-,ada vai mudar 
daqui a pouco .. '' 

Na ver"dadf:o? 
ur,la "rece :i:- ta 11 de 
lt--)E<, caso ela 
qu.?tlqtJeY' for .... rna, 

R preleç~o de Whitaker pc•deria ser tornada como 
como organizar a estrutura de produç~o e apoio à 
.já nâ:o E!~:::.t i'~esse, basiCêtfllE•nte, iwplantad::t~ De 

o fato de ela se aju~t~r t~o perfeitamente a essa 

receita causaria surpresa, em sendo ele apenas um dos_ernpresàrios 
do setor .... , os quêiis 'I'"JOY'rnalmer,te, e-m quaiquer.... indúst·r-... ias, t 2m 
cet"'tas r"'estr ... içt'ies à pc~l it ica e à atuaç~o gc•VE?r"'r,a_mental .. Na 
verdade a posiç~o de Whitaker n~o pode ser simplesMGnte explicada 
pelo rnecanismo i"tO'r"r11al de, a partiY' de uma vis~o ~X_Hg_?t de ur11a 

. real idade traçar o mc~delo e/ou a raciorJctl id3de que tet ...... ia 
pl ... esidido Sl.t.:\ watet"'iali:::::aç;j•:•. A sr-~melhaY1Çêl entr'e r-·E<ceita e 
estr"utu1·--a nj~o é., t•w no!::;so cnter;dcr", casual .. !Yiuito .::-10 ce<r,ty·-/:IY'í•=•., 
ela é determinada pel~ enorme influ~ncia que sempre ·teve o eng .. 
Whitaker na conduç~o do processo de implementaç~o ~ consolidaç~o 

da indústria de rnate1 ... ial bélico .. 
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Cf"iSC que: bem 
ano.lisL:t.da r1o cap:í.t!Jl•:• 5, or,de ser~~'to t·r--ctt,3dü5 os seus aspectos 
econOmico-financeiros, e no capitulo 6, onde será discutida a 
tendt:'~·ncia a. seu aor"'c:\Vamento e ou d possibilidade ''político
in~::;titucional" de sua revers~o. Nossa intenç2:to, aqui é apenas 
analisar algumas das cordicionantes desta crise as5ociadas às 
opçr:':'ie!.'õ, de car·átcr-- il""•dustr"ial e tecnológico efetuadas pela 
empr"'esa .. 

Apesar da gr-a·nde ir1flu~ncia que teve a Enges.:t, ou mais 
~speçificamente seu p~esidente, na formulaç~o e implementaç~o da 
politica relativa à IAB, e dos favores que·parece ter recebido, a 
er11pr .. c<::;.u sewpt ..... e pr-o::.:.cu·!''OU v c i cul ar... o::.;u;:.i caract E> r i st i C.:\ purarne·r,t e 
empresarial e sua posiç~a de indeper.dGncia em relaç~o às FFnA e 
ao Uover .. neo.. Er .... i.-1 jus-tarnerYte entr"""inchei·(·'ada nesta pc.siçb:o que e la 
criticDva a política existente e lograva sua alteraç~o sempre que 
lhe intC?Y'E•ssava .. 

Corno já i YKl i co.mos, a Enges.:~, desde o f i na 1 da d€:-c.:(d.:\ de 
1970, vern~se tornaY)cjo independente das FFAA no que respeita ao 
sup1'"'Íf1lento de r--esultados tecnoló~J~cos si~r!'"Ji fic.::-.t ivo~~ e à 
coloc~ç~o de seus tJrocJutos. Já em 197~, porta vo~es da empresa 
declaravam que 90~ da produç~o era destinada à el{portaç~o .. Este 
fato, entretanto, n~o implicou numa redLtÇ~o do apc•io prestado 
pelo governo brasileiro à empresa .. O que, diga-se de passagem, 
tarnpouco aplacou a postura critica dos seus re5pbnsáveis em 
relaç~o ao rnesmo. 

Em 1975, a er11pr2sa l''·ealizou um C1.UT11ento de capitcd de quase 
400~, quando o BNDES, por intermédio d~ Embramec adquiriu 80 
r11 i 1 hêies de cruzPi t ... os em açêies.. Er11 funç21o dest i:::t e levàda 
particip~ç~o de ca~1ital estatal, que~ caracteriz3va cc•mo emprQSa 
de econc•mia mista, houve uma press~o do Tribun~l de Contas d~ 
Uni~o para examin~1- a contabilidade da empresa. Tal fato gerou 
grande descdntenta~ento no âmbito da Engesa, ao ponto de que, ern 

197B, sr.?L\S~ r--espons:.(i\veis, apo--oveitarJdü umiJ: clt..~US 1 ~tla contr ... ~\tual 
~"eadquir~i~·~cr•l as aç;::tes c.lo Bai'"JCO. Uw E·xeu!plo c!c:t postura 
'1 const Y'Ut i v a'' das FFRf.i em rel aça:o ~~s dc:·rnar1dCiS da Engesa, foi eo 
que ocor"Y'eU Y10 ano seguinte_, quando o 1)"1il"""listéi ...... ic• do Exé·t'ci to 
pleite.:.u junte' à SEPLt:\N a inclusi';(o das empresas produtora? de 
material bélico como beneficiárias de créditos especiais ou 
financiamento atravós de bancos de desenvolvimento, como o BNDE. 

Em junho de 1981, no bojo de uma de su~s primeiras crises, a 
E)~gesa atrasóu os s~l6rios de .seus func1on~rios - o que ocasionou 
urna gY'eve de dois dias e deixou de efetuar pagarr1entos a 
fo-r .... necc·dür"es, ?O~---'i'"- L:it,gga~_,_Q.?~::.te ü pr~óJ2..!::io qover ... Y:r-:• Y1~0 ~~~vi a 
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S"".·'~L~:f-~:,(_iç~-~::;-~~~ .. ~-~~-<t.LY..i.d_:-_1_'_::; __ ~-.P.·::~r(:\ __ _r~·}rq .... •:-~-----~:~r_op·c.~:--~--~_:_~:_(\ < q _____ l:_;__l__.:2J;_.-;•, 1 c .. Oü .. 81 >.. Ero 
n.:::.ve>rdt.n~.::, c.laqucle .::1no, o en~] .. l-·Jhi"takE·)" -,---cclcH11ava, 

''uwa legislaçN0 abran~r~nte e dttradoura volt~da para o apoio 
à exportaç~o de armamentos tal corno ocorre com otttros 
p-,---odutos. '' r- indicava quo ató h~ flOUcos meses antos n~o era 
permitida a exportaç~o dos caY1h~es prodttzidos pela empresa 
isüladarnente, o que já, na época, ev-a po~::>sivel .. <Neqóci_qs er11 
[:l'Jli'_L[:;_' o L. • 1 1. 8 1 ) 

Segundo a ernpresa, a crise pela qual passava naquela época 
tinha se originado de um coroportamento errático do Governo para 
coro o setor..... A ~-:;.uc.pens~o elos cr ... éditos de' IPI, dE.•cretada ern 
noveMbro de 19.79, er~ funç~o d~ alteraç~o da politica de promoç~o 
às exportaçôes, quo passou ~ basear-se na manipulaç~o da taxa de 
cêm~io, foi alegadas como principal detonador da crise financeir~ 
ew questi:ío. 

Nessa conjunlltr3, por intermédio de uma a~ticulada campanha 
junto às autoridades, os dirigentes da empresa forarn ~apa~es de 
qbter, entre outros beneficios, um crédito de financiamento à 
produç~o proporcionac!o pela CACEX e urn empréstimo provenien-te de 
urn c.:onsó·r~cio de bc1nCos eur ... opeus, avalizado pel<:• [lr,!DE, de 35 
milh~es de dólarE·s. l-~mbém ern 1981, ao C]tte pal~ece numa caMpanha 
pa"r''a inçlependi::~:'\1"-·~,o. forrnt:\lfllf-:?nte do apoio g•:•vc·r..,n,:\r:·:c·Y·;tal, C<s 
responsáveis pela EY1f!esa venderarn, ao grltpo Norb~rto Odebrect1t, 
aç,:Jc~~- equivaler-1tes à 12,71-. de• capital social du. ewpY'esa, 2.té 
ent~o de propried8de da ~lec~11ica Pesada S.A. - Embramec, do 
ONDE. Pqr parte do grupo comp•·ador, o interesse par~cia ser o de 
utilizar a EY1gaxco em suas operaçbcs no c~tPrior. l)e f~to, ·a 
r;o~>-:pr~l~ié:ncia c;la "t"r"<Z":\ding 11 do gr..,upo Enges.:-1, a Engc:xceo, ·no co~~léY"cio 
de Etrrn2.nler·,tos, sabidawente um dos roeiis "intr"incados" do mu·ndo, 
dava-lhe condiçbcs de· intervir favoravelmente no sentido de 
auxiliar as empresas brasileiras a estabelecer negócios mais 
vant.::tjosos com o estr'""'ar,geiro.. A EngE·)·:cc• jé er"'a r-'espoy·~sá~/el, 

naquela época, pela comercializaç~o dos prodt!·tos de c~~ttr~s 

emp-,-~esa5, coMo .. a Embraer, Imbel, Companhia Brasil2ira dB 
Cartuct1os, Arco-Flcx, Villares, etc. 

Apesar dos fatores agravantes 
estt~uturaJ que nos parece rnais 
dificuldades que a_ empresa vinha 
interrupçào do crescimento ~as 

ocorrido eM 1980, e que em 1981 
<ver capítulo 5) .. 

que podem ter ocorrido, 0 fato 
irnport2nte para explicAr as 

atrav~ssando nesse periodo era 
suas exportaç~os que h~via 

apenas alcançam o valor de 1978 

Foi t,:tlvez 
i Y1cent i va·(1do a 
diversificar sua 

essa sinali·zaç~o do mercado externo que acabou 
Cngesa a inicia~~ seus preparativos para 

1 ir-1h •. 1 de r:n~odu.t:os ew direçi:"to c:{o "nicho de 
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fl1ef'c3.do''. que seu~~; tócníco!:;; j.:-1. tel·"'i,-;.rn ide·r'",tific,::ld(:o, no campo d.:.s 
blindL;~,clos sobY'E? l<õtgay·t,?\s. De fato, çlesdC? o c-ornc:-ço de 1381, a 
partir das bases da empresa em cerca de 30 paisns, respons~veis 

pela vrnnda e a assistência técnica dos blindados sohre rodas, o 
seu pessoal vinh3 observando o desempent1o, em situaçbes reai~ de 
combate, de uma grande variedade de tanques sobre lagartas 
existentes nas FFAA daqueles paises. No· inicio de 1983 o projeto 
foi começado e, em setembt"'O do rnesrno ar,o, já existiam 100 
ey,ger,hei·r"·os dedicados ~xclusivame1""1te a ele. 

o presidente da empY'esa espe·r""'ava que em j_ulho de 1'384 
est i vesser11 pror,to~::, 

sairiam da linha 
os pi·"""ot ót i pos 

de pl ..... oduçi1o 
de provas e, ern. janeiro de 1~85, 

~er'"'i~tid .. O custo e!:::;timado 
dólar-'es e espet'"'ava-se que, 
cerca de 300 t écrri c os .. 

do 
os prim~iros tanqttes elo prodt1ç~o 

projeto era de 53 milhbes de 
ao seu térmi Y"10, ele estr?.r"'ia 

Em 1983~ a empresa começou assim a preparar-se para a 
produç~o seriada do Osório. Adquiriu, por 20 milh~es de dólares, 
a Fábrica Nacional de Veiculos CFNV), onde os tan~ues passariam a 
set"' pt'"'o:<du:::idos a par"'tir"" de 1985, a Bar•della-Bor""'ic-llo e a 
Amplimag. Estabeleceu uma jnint venture com uma r~ultinacional 
sediada no pais, a Phi 1 ips, que origir-,ou a Er-,getrÔY"Iica .. Este 
empreend4mento estava em conson~ncia ~om a politica recomendada 
na época pe 1 as FFRA, e pr ... ovavelrnente sugerídc1 pE·la pr"'ópria 
EY1gesa, de auraentar o c•:•nteúdo tecnológico_ da InB através da 
aliança cor11 c~ capital 
ser"' est iwuladas er11 

est r'iJ.nge i r o .. 
coY,diç;",.:-;os que o· cont r-~c.l e 

financeit""'O do emp·~-"'C'L·ndir,1E'i'",to, e na:;; quais h<..::.U'/e~::;.o::_:,p um_.:, gar--·r:t-, .... ,t ia 
de absorç~o de tecnologia. A Engetrbnica seria G responsável pela 
.fabt"'icação de si~-temas de pontar"'i.:1, clit"'EÇ~•=• de tir""'Ct e vis~o 

noturna/laser produzidos a partir d~ tecnologia aportada pelo 
sócio Qstr"'aY,gei :·'"'o,_ aumel"'",tand·:•, a!-:::..sirn, a cornpet i ti vidctde- dos 
blil' ... 1dados já fabl·"'icados pela Er1gesa, bem cc•r,K:.r de seu ·rs<:•VC• 

produto, o tanque Osório. 

Foi nessa época que o grupo Engesa alcançou 
que apresenta atualmente: 1 ~ 

-Engesa, empresa controladora; 
-FNV-Ve.í.culos e Equipamentos S/A, tr""'adicioy,al f .:1b·r" i c~~·nt 2 de 

vag~es, carrocerias, rodas ferroviárias e longarinas. 
-Engex S/A Equipar~entos Especializados, que produz canh6es de 90 
mm sob l ice1'"1Ça da Cocker i 11 e c_,utros compc-.r,1eYYt c.s p.õ:n'"'a a_ er11pr"'esa 

~~ O grupo co~tav~, em jlJnho de 1387, com cerca de 10000 
funcionários (que pa~~ece ter sido o pico de emprego al-canç~do) 
tr--abalhar-,d•:• ern su.:<.s ur1idades fabr ... is localiza.dus er11 Ba·rut:?'r·'i, S~o 

José d>:•S Carnpc•s, ·Jandi·.-~a e CY'IJ:::eir--o, Y"tO e':::->tad·:' de 'Z~::':I:o Paulo, Juiz 
de For"'a H•!G), e Salvado:tr CBA) .. 
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conti-"'olador--a., assim como hastes ur)idades de bomb~io pai""'a a 
indltstY'ia pet:rol:í.ft::-·1"' ... .::\; 
-E]'"IQE"Sa Química t3/rt., pr ... o:tdutor"'a de fJ1Ui""liçôcs de cli-vt:-~r--sos tip•=•s, 
inclusive a u!".:;ada n•:• ca·l"th~t.:• ele 90 r11!J'J; 

-Engesa Equipamentos Elétr"'icos S/A, produtora de motores 
elétricos diversos, motores de traç~o para tróleitJltS e metrb
-Engesa Eletrónica S/A, que desenvolve e produz equipamentos 
óticos e elet-r-ónico~:; (optrónicos, segundc~ o I'"leolcigisrllC• criadc· a 
partir da convergência destas duas tendências de inovaç~o 

tecnológica) usados pela Engesa, e avibnicos para a Embraer; 
-Engexco Exportadorta S/A, trading company ~ncarregada das 
exportaç~es do [!rupo e de outras empresas nacionais, em especial 
as produtoras de arm~mentos; e 
-' Ür'"'bit<3, ful ... ,duda r,1.:1is tar""de, cow 
sucessora da Engemissil, destin~da 

misseis ar-ar e terra-terra. 

pay-t i c i paç'i:ío 
i -, .. ,i c i a l r11ent e à 

de 1 'JIJL• a 19GG se caracrterizararB 

da' Embr.:-te·r-, 

pr-'od uçê:o de 

Os .:\nos 
processo de 
fir-,al idades, 

investimento, na aquisiç~o e adaptaçào às suas novas 
das f2fJ1pr .... esas que hoje co·rrst ituern o Qi""Upo, e ·no 

deser-,vo l v i raent o de tecrsologia e recut""'sos para a 
pesquisa. O projeto do Osório e a prcparaç~o para ·a sua produç~b 
devem ter"' "r""'ep·r"'esentado uma pesada car--ga fi·r,a·r,cei"r"'a para a 
empresa. Apesar de suas exportaç~es terem mais do qltc duplicado 
entr--e 1'3Hl e l'JG2, e t€::rem contíY,IJddo a al_\rneY,tdr ató l'JüLt-., o 

ifllpacto da crise que -comentamos, ainda l'"t~'io tinha, ao que paY'ece, 
sido adequadarnente assirnilado. Na vo~dade, o projeto Osório foi 
um golpe de audácia da Engesa, só possivel (e só p~sslvel de ser 
e·ntendidc.) d.:?,cJa su,:). cómod"""-'- ~~ítt_t.:tç~1o perante o govr::~·('no c- c::s FF~~~~ 

bras i leif .... E\S. Er:1 outr--as palavr'"'as, por fila-is auspiciosc.:• que 
par"'ecessern as peY's.poct i v as do rne·r-cado i nter--nac i ur-1.::-:l, só \.H11a 

empresa situada no s~tor produtor de armarnc~tos, e com o poder de 
barganha qtJe possuia a Engesa sentir-se-ia animada em realizar um 
esforço do ~orte que se conhece. Era urna '1 bartada' 1 perigosa, mas 
se fosse bew sucedida pc::<dE?\·""'ia levat-- a ernp·r-.eSEI .a irr~crnpc:·r~ no 
mercado inter1~acional com um novo produto que lt1e ass~guraria un1 
b.or11 hc.<t-. i ::.c•nt e de vc•y-1das. 

8~JPf"'5_.Ef.?C:t; i v,~~; dq __ .fl.§ó.ri O I'"P2..._j.!]_Q!:,C<:u::!_ç~[!.:_tg..r:_í'st3C;0_~.~~0__1_ 

' O s~cesso do tanque da Engesa no mercado intern8cioy,al, está 
condicionado, como no c;so de qualquer outro tipo de armamento, 
às caracteristicas de desempenho e preço que possui em relaç~o .às 
dos equipamentos concorrentes a nivel internacional. Neste caso, 
eles s~o os novos tanques ~11-Al, norte-americanos, e os T-90 
soviéticos, além dos já em operaç~o, Chi~ftain, AMX-3Q e Leopard, 
e outY'os. 

O tH-A1 é o SUCf?SSOf'"" do Ml, atualrneY:te orçado era quase 
mílhDes de dólares. Somente na Europa, existem ~proxirn~damente 
1400 em destes, ou·tros 4 mil ser~o substituidc•s 



pelo !Yii·-nl, tz:to lo~1o elt?:.:; E'l·-,ti"Prfl f0ff! fr..,b)""'ic.:tç:i\o; o qt\(? c,ig·..-~if-:-ica 

que 751.. dos t ar-,que<::. at ualrn2nt:é E?l"ll <.::e-rviço na E:uJ"'opa.. <t:l.9'vl_s_.:--_:_ç_r:.:·!~, 

16.05.80). Supondo qlJe nos próximos anos a mesma pet~centagerll do 
efetivo de tal~ques existentes nos ELJA seja substituic1o, ter-se-ia 
urn t;eotal ger .... al do cf?"t''ca dP 11000 unicJcide~:. .. F-) r~,:.izêí·:· c!c. c:Hístt?·nciC~ 

de uw plano t~o a~Jbicioso reside na r~cém-descoberta 

superioridade atual dos tanques soviéticos, capazes n~o ~penas de 
destruir os tanques norte-americanos, como de nào serern 
seriamente ameaçados pelas armas anti-tanques daquele pais. 

Estes dados pe"r"·rnitem fazer umw idéia das va·r~tagE''r""IS que 
teriam as empresas fabricantes desses tanques, em termos de 
economias de escala e, consequent~mente, de custos de produç~o, 
em relaç~o a uma empresa neófita nesse mercado e sediada num pais 
seM um mercado ''cativo'' propiciado pelo sua posiç~o geopolitica a 
nive:-1 r,lundial (e,. P"r''incipalmente, i'"1~0 inte:·g·r~aY1te dc:-ts ali.:tnçc:-ts 
est·r"·atégic.::<..s), cür11o a Er-,gesa .. 

Entretanto, como já foi assinalado anteriormente, o preço de 
venda n~o é um aspecto fundamental na decis~o de aquisiç~o de um 
arruamento. O fator desempenho tende, em muitos casos, a suplantar 
consid~raç~es de preçc•. Rs condiç~es de aquisiç~o (pra~ris de 
entt"'"ego.., _ assistência técnica, ct~éditos de fo)"~necirnento, 2tc) 

podern, por outro l~da, distorcer o fator preço de venda. Na 
realidade, um desempenho satisfatório do equipar~cnto constitui 
urna CC<Y"1d i ÇãO 
cons i der~.J.dos. 
que per·'rn item 

indispensável para 
Este fato nos leva a 

uma apreci~ç~o 

1
' ar,ladot~ i s ti c a 11

, 

compet idor-.es. 
do desempei'"Jho dei 

q1Je outros aspectos sejam 
apresentar alguns elementos 

surfli:1r i a E", fO!V i dt-?y·,t ernent e 
Osório em ~elaç~o aos seus 

Os especialistas em sistemas de armas 
caracteriza~ três itens responsáveis pelo 
t~nque .. Eles estariam relacionados entre si 
off, come. C< mostrado i'"1a fi gui--a ab.::-<.ixo., entr-.... e: 

terrestres costumam 
de 

através de 

Esquema 4.4.1: Condicior,antes_ do desem~enho de um tanque 

pode1 .... de fogo 

' 

mc•bi 1 i da de 

UT!l 



Eler11c>ntc•s if!lp•:::•r ... tui'"ltcs do 
alcance, tipo de rillJnit;::to, e 
caracteristicas do seu sistema 
especialr,lente sua capacido.de de 
O iter11 RY'oteç::!o do tanque-:?, 
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item poder de fogo s~o: calibre, 
demais- especificaç~es da canh~o; 

eletrônico de aquisiç~o do alvo, 
destrui-lo no primeiro impacto. 

envolve a blindagem, que pode ser 
passiva (caso em que os aspectos metalórgicos e relacionados a 
novos r11<:1ter ... iais estr"utu·r"'C"1is e de cober .... ttit"3 s~o fu·l'"~darne·ntaí~,)., ou 
ativa (quando o in1pact~ de um projétil detona um dos elernentc•s da 
blindagew, neutt""c;di:::ando seu efeito>; c• dese·nhc• ou 11 lay out 11 

interno e externo (responsável pela obtenç~o de uma silhueta rnais 
baixa, pela proteç~o dos seus ocupantes, etc). O item mobilidade 
é funç~o da rel3ç~o pes0/potência (que determina a rapidez com 
que pode movimentar-se quando em combate); da press~o que exerce 
sobre o solo (que determina sua capacidade de enfrentar terrenos 
sujei tos a 11 afu-r:,cJt:trneY,to"); da suspeY1s~o (responsável pela sua 
capacidade de efetuar um disparo quando em movimento); da sua 
largura total (uma vez que os tanques s~o normalmente 
tranportados por trem, que tem bitolas padr~o: 1,44rn, na Europa 
Ocidental e 2,1 a 3,3rn, na Europa Oriental). 

Os três itens (e 
ser"" conflitantes entre 

mesmo alguns dos seus elementos te~dem a 
si), como indica a figura. A adoç~o de urn 

canhâo de gt"'Os!:::.o cetlibre, ou de uma b_lindagern rnt1ito pt2sad.:::-t, por' 
exemplo, pode COMfJrometer irremediavelmente a mobilidade de um 
tanque. Uma cor~p~\raç~o entre os t0nques atu~lmcn·to em opcraç~o 
indicarin uma ~upcrioridade do Leopard no conjunto dos ·três 
itens. O Chieftaiy,, embora apresente mobilidade menor do que a do 
A~IX-30, supera .o em funç~o de suas vantagens em termos· de poder 
de foge' e bliY1dagem. Para te-r-se uma idéia d,: .... s ine<_vaç::::!E~s que 
foram ou ser~o introduzidas nos tanques atualmente em fase final 

'de desenvolvimento, convém examinar a cronologia dos últir~os 
quinze anos, referente a apenas um dos itens de seu desempenho, 
a blinda.gefl1: 
-1973, Guerra do Yom Kippur, ''blindagem reativa'', constituida por 
explosivos colocados na sua face externa que repelem os 
projéteis que a atinuem; 
-1976, blindagem cons·tituidQ de camadas de cer~m1ca resistente a 
algur1s t ir-~·s de j.rnpacto de rJ!isseis. Ern lr:380, tay·,ques 1r:gleses e 
norte-~mericanos passaram a utilizar este tipo de bliY:dagem; 
-1983, os EUR lar)çam UM programa p~ra desenvolver uma blindagem 
super-densa consti·tuida de l!rãnio inativo; 
-1985, o~ 2UA descobrem, contra~iando o que até ent~o pensava a 
CIA, qu2 :,s soviéticos já ut i 1 izam há algum ter11po ~ .... bl ir,da;;em 
reativa e a blindagem cer~mica. Com6 consequência o programa 
citado recebe uma alta prioridade; 
-1987, testes realizados nos EUA, com o canh~o de 105 mm dos 
tanques e poderoso m.issil i·"'ecentement e 
des~nvc,lvido revelarQm que eles n~o ora efic~zps contr~ as 
blindage11s atualmc11te usadas pela URSS montadas nuu1 f-72. Por 
outro lad·:~, a colocaçào em t:•peraç2:o de um tunque soviét ice. 
(esperado pelo s~rViço de inteligência para os anos 90) equipado 
com um Ci3.Ylh;b.o de 135 r'lfll, com p.:oder de per-,ctri:tç:t";o 55i'~ maior do que 
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o canhi:."io de 125 Tllf!l dr::o T-80, ser.t1. fatal para a 
tanques nol-..,te-arnc1 t ..... icanos at:r_t.::ti s. 

As inovaç~es incorporadas pelos tanquRs soviéticos s~o t~o 

ameaçadot"'""':\S que os EUÇ-1 pr..,c-tend iam q<êi.Star .... ., ern 19Br::J., ~3 bi lf·r~"Jes de 
dólares n1elhorando sua força de tanques, ou sGja, n1ais dinheiro 
do que Sf?t .... <f.i' gaste• no pr"'ogrart1,?~ ''gu~Y't"'a nas estr--el.:IS. 1

', cc•mo revela 
a revista Nev-~.x-~EJ:'ª'Ji apo·ntando a grosseir-'a f.::-,l.hLl do serviço de 

• ir-tteligér-1cia f"'p:q-.... te-amPr"ica·rro. T.:.1.l panorartla acor,selhEI que se t•:•rne 
com cautela as afirMaçbes veiculadas pela Engesa, de que o seu 
tanque apreseYtta uma combinaç~o dos itens que expressam o 
desempenho, superior a dos seus concorrentes. 

Evidentemente~ n~o estamos capacitados (nem é nossa 
intenç~o) para realizar uma análise que coloque ern xeque a 
afit~maç~o da ernp·('esa. Nas, dada a import:dncia vital que o 
projeto do Osório teve na vida da empr~sa nos últimos anos, a 
ponto de comprometer seriamente o seu desempenho econômico, e 
dado que somente encomendas de grandes proporçbes poderiam 
justificar cor~ercialmente, é claro- o investimeYtto realizado, 
é convenieYrte que pelo menos essas informaçbes prelirninares sejam 
tomadas em conta. 

Embor"a a Engesa tenha recentcrneY·1te 11 desE?ncantado 11 l_trna 
negociaç~o com a Arábia Saudita que já durava 5 anos (os dois 
primeiros protótipos foram enviados àq~ele pais, para testes, ern 
1984>, e que poderá significar numa encomenda bilionória de até 
rni l tanques, duas cc.isa!..:l. ficafll eviderYtes. P~"'imeir ..... c•, q1Jr:• o Osó·,--.io., 
até entbo consid2rada como ura dos melhores t2nqttes de sua 
categor ... ia, te'f"'á conc•:•t"''r"'El'"JtC?s c.?.da •.te:: mais séY'ios, .?\ u:edida Er11 
que os novos tanques soviéticos e norte-arnericanos ~enham a ser 
oferecidos no mercado i~ternacional. Isto porqu~ o deseu:pcnho 
espcrDdo destes t~1~ques é bern melhor que o do Osório, e porqt1e o 
número de unidades a ser produ~ido apenas para atender as 
nece~,sida.cJes "intcr~r,a.S

11 daqueles paisE;-s (várir::-..s VE:ZE'S maior do 
que a esperada para o Osório) é suficiente p2ra d~t~rminar·urna 
considel"'.:\vcl economia de escê:-tla, e eventu.:::-1irner·1t;e pt.•rmitir t~rn 

preço convidativo p~ra os clientes atualmentê iYtt~resados no 
Osório. Segurrdo, porque os recursos investidos no 
desenvol,;imento do Osót~io correm UM sé~io risco de 
amo:ot"'t i :;:,;:~.d,:•s, dado o vo-1 urne;.~ de encomeY"1d as pY"ev i s í v e 1. 

ni?Co serew 

Entl"etanto, a grande incógnita em relaç~o a esta quest~o é 
a posiç~o da Arábia Saudita, uma vez que as encomen~as esperadas 
do Osório seriam, segundo a Engesa, suficientes para viabilizar 
sua prodttç·';.\o. Este fato nc•s leva a uma digressZ?íc, a ·r"'E?!::.peito. · 

Ató 1304~ a InD n~o tinh~ conseguido penetrar no atr~·tivo 
r11et"Cado da ()r~ábia !:.);_·\t .. tdita, O.pC:::'::3ar de já tei·~ cfet!Jr..\dO .(lC'IJÓCÍO~; COln 

vários paises da regi~o, envolvendo a troca por p2tróleo. A 
Arábia Saudita, por. out..--,:_, lado, estava tei'"ttc1ndr.:., jtt há ::1lgu.w 
tcrnpo e sem sucesso, pr--iwt~ir-'o cc•w os ELH~) e depois cr..:.rn p.: .. :l.ses da 
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EUY'üp<J., 
conjunta 

estabelbcer acordos de cooperaç~o visando a produç~o 

de armawf::olrJto<:::.. A i·r1ciativ.::. fu::::ia par ... te de um ·pr"'ojeto 
mais ambicioso, há lonoo t~mpo acalentodo juY1to com outros paises 
da regi~o (Egito e Iraque) no ~mbito de organismos de coc.peraç~o 
iYtdustr ... ial d.:\ ·r··egii::1o.. Talve:: Ct posiç~-'ic• dos tradicic•YIC\is 
pY'C•duto~"'es de ar-'r11Z~r1tento~s pos~-;a SE?Y' explicada pelo que ela 
representaria, caso viesse a ser bem sucedida, em termos de Llma 

potencial perda do rnercado do Oriente ~!édio. Segundo uma antiga 
11 tradiç'C(ou 'f10 corJtér'·'cic• 11 centr--o-perifet"ia'' t?les es:tc::1riam 
dificultando a ~ab}--icaç~o de produtos na regi~o para, assim, 
seguiY'f:·::>m e><por ... tartdo. 

Nc' dia '3 de outubY'O de 1'J84, por ocasi:Kc, dc"J. \'isit.:t c!0 urna 
delegaç~o saudita à1s pt .... incipais fébricas de .::trrnarner1tos., foi 
assinado pelo ~li1~istro de Relaç~es Exteriores do Brasil, Saraiva 
GtH?'('t""eit ... o, e pelo o ~lirdstt ... o de Defesa e Aviaç~o Sz,udita, Abdul 
Aziz, um acordo genérico de cooperaç~a militar-ir1dustrial. de 
cinco anos. Já na época comentava-se, no Brasil, que o acordo 
pode1· ... ia 0\" .... igir,ar ... a criaçê:o de joi):~t-v~.!tl.lre~~ r1a Ç~rábia Sê\Udita 
paY'a a fab-.--icaçb:o de:: ar"'rnarnentos~ er·,tre os quz ... is o Astr"OS I I, da 
Avib1· ... ás, já demonstr ... ado ~\S FFAA daquele-? pa.í.s, •:• Osór--io, da 
Engesa, e o Tucano, ela ErnbJ·'aer .. (TiHiE', 15 .. 10 .. 84) .. Outros itens de 
interesse dos sauditas eram o AMX, cuja entrnd0 ern produç~o 

estavL\ P'r''cvisto., r·~a ópocct, pa.ra 1'387, e as fragc\t.::~~::.. c•:•r,struído.s 
no BY'LI':>il sob licc-1 .. ,~~',:1 d.::\ V·=·~:;por-' Tho·r-r·:cycrc•Ft. n E'Hf:':'f(!plc:< elo que .jé 
ter"'ia: oco·r-.v .... ido Cor11 o Iraque, que te'r ... it\ fi·n.:.nciado p.::\i~·cialrdE··,.·,t.e o 
desenvolv;mento do Rstros, da Avibrás, a Arábia Saudita e5taria 
interessada em alc•car recursos para o desenvolvi~!cnto de um 
missil navio-navio semelhante ao Gabriel israelonse~~G 

Cor110 se 

Para 
pode avaliar, o acordo era conveniente para ambas 
a Ar~ábia Saudita sigy,ificavLI, mais do 
a possibilidade de afirmar-se cor~o 

que vantagens 
'~tma po·t ~nc i a 

na regi~o.. Ele permitiria U!n salto 
da sua indóstria de material bélico, 

qual i t c:,t i vo 
até 

come·r"'c i a i s, 
índustr .... ial 
iwpor ... tal'",te 
limitada à 
de pequc•no 

fabricaç~o de rifles de 
cal i bno. 

infantaria .de nrm2s e muriiçbes 

No Bras i 1, o aco'r .... do foi festejad•:• pt?la IAB cüri!O urn gr .... ande 
êxito eeol,ómico, dado que poderia originar negócios rsum valor até 
ent~o~ nunca con~ratado com qualquer pais, da ordem de 3 a 5 
bilh~es de dólares. Na verd~de ele significava nlgo ai~da r~ais 

impor'tante, a ponto de estabelecer, no nosso entender, um novo 
marco da história da IAB. Na verdade ele inaugurava uma nova fase 

-----------
1-h. O negócic• el· ... a espc-cialmerste inteY'essant'2 pe.1·~,::.. a IAB, UH!a 

vez que já se dispunha de um projeto de missil, apenas 
necessitahdo de reCLtl~sos para seu cl~senvolvimento, o qual pc·d~ria 

ser fac i lmE·nte expC<'('tata.c!o pa·ra o Or-iente !'>'tédio. T~,u1bérn o era 
para as FFAA do Br~sil, que se erscontravam ern neooci2ç~~s para ~ 

comp1· ... .:?. do Gab\"'ir.'l cor11 Isi· ... a~~l., p<:..iY'a cqt~tip.:,lr sc·t.~s Y"lt:t\/iC·:~ .. 
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do desenvolvimento d~ IAD~ Er3 a prirr1Rirn vez qu~ so ~stabolecia 
um C1Cü'r"'d..:· 

arwamen-tos, 
de sóci•:• 
implant:.\çGo 

p~-evey,do Q cooperaç~o tec~ológica, e a co-pt'OdLtç~o de 
em que várias empl~esas brasileiras assurni~m a posiçào 

mais importante, detentor do co~trole do processo de 
e dE' PY"'C<duç~o df.-? fáb·r"'iCé:"\S intei'r ... .::ts, a se:·rern 

locali~adas num outro pais. Neste sentido o acoY1tecir,J~nta poderia 
ser"" i-r,tcf·pretado cc•U!O uma dernonstraç~1o da 11 fllaioridade", n~o só da 
IAB, cc•wo da pr'Óf)Y'ia i·ndústr ... ia b"r"'.:tsi leiY'CL, 

Por outro lado, ele representaria uma primeira vitória da 
~nova política d.3 I~)D, ir11plantadct no .:::\1'':0 ante·r"'Íor E? qu.r?' teve corao 
marco mais evidente a posse do cng. WhitaJ(er na pr~sidôncia da 
lr11bel. n n•=•Va política tiY1ha CC•fllO Unl dt:: ~:;f'!!Jrc-. ülernr.~-~~tos 

fundamentais, J;~tst.:~rnente a Y1egociaç~o conju·nt~,, ~.trc,vés dê;\ 
própria Imbel, dos i~teresses e produtos das diversas empresas 
que compunham a IAB~ O acordo supunha a fabricaç~o de toda urna 
linha de produtos qu~ ia, de tanqu~s a fragatas, passando por 
aviôes. Nesse sentido era algo potencialmente muito mais 
significativo do que se poderia esperar do acordo aSsinado um 
pouco a·ntcs cow o Egito, que previa a montager11, rh:tquele pa.:í.s, de 
120 Tucanos, mas envolvia apenas uma empresa. 

O fato de que no mês seguinte à assinatura do acordo já era 
esper"'c3.da-na Ar-ti.bia Sat~\dita. ur11a delegc.~çi?fo br--asileira ctJefii:1da pelo 
er,g. t·Jhi tak.er"" e pelo ge1'"1.. José A}b;Jquer"""que, Pr"""esidey·,te do 
Conselho AdftliY",istr--ativo da Irnbel (JDW,27 .. 1.(l.8Lr), é por nós 
interpretado como uma evidbncia que corrobol~a nossa hipótese de 
que se ·havia decidido atribuir à Imbel a coordcn~ç~o do setor (o 
que acGbou n~o ocorrendo). N~o há nenhuma outr~ raz~o aparente 
para incluir· o gen Albuquerque com·~ um dos chefes d~ miss~o, ao 
lado do 1'Czar 1

'. Consta que um dos objetivos da miss~o ~ra efetuar 
uma demonstraç~o do Osório. Entretanto, eles eram mais 
ambiciosos .. Ela iria passar por outros paises para desencadear 
umn nova ofensiva, que incluia o reatamento com a Libi~. Segundo 
a i Mpl""f?i''"ISa 

bc~ )"""" t f~_r-~, er11 
trocc:td•::•s 

internacional o acordo 
que os produtos e/ou 

petróleo. <Aviai;ion 
22.10.84). A iwpoY'taç~o de petróleo 
quantia de 1,2 bilhbes de dólares no 

p·r''l?V i a 
serviços br~sil8iros seriam 

~!e::Pk /!, Sp.:;cc.~ !"f·r-r·~n·~lº.f.LL.., 

Saudita havia representado a 
ano anterior (1g83). 

Após a assinatura do acordo, passou-se algum ternpo sem que 
1988 qu~ ele voltou 

foi anuY:ciada várias 
a imprensa tocasse no assunto. Foi somente em 
às manchetes dos jornais. A partir de ent&o 
vezes a iminente vitória do Osório face aos seus concorrentes na 
Arábia Saudita. Pouco a pouco, entretanto, e apesar .de todos os 
esforços dos militares, do governo brasileiro e da pró~ria 
Engesa, foi ~icar1do claro que as esper~das encou1endas da Osó~io~ 
que poderiam salvar a empresa das dificuldades crescontes em que 
se encontrava, nbo iriam-se concretizar. ~ dificil precisar a 
impor"""td.ncia dos cond~cie<n<?.l,...!"tes técy-,icos e das pr"""essbE-s:, pol.:í.t icas, 
r~as os acontecimentos (entre eles a quantidade de d2r~issbes que 

t"'f.:"duziu da roc:tade 
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apontar para uma situaç~o cada vez mais critica. Sua superaç~o~ 
como indicamos no capitulo 6, depende fundamentalmente de uma 
atitude do governo brasileiro no sentido de n~o deixar morrer urna 
de suas empresas mais estimad<J.s ..... 

. 4. 4. 

Esta seç~o analisa a indústria aeronáu·tica brasilei~a 

IIAeBI no seu duplo aspecto de segmento da IAB e de fabricante de 
avi~es para empreoo civil. Nossa preocupaçâo é, ao mesmo tempo, 
descrever a IAeB como um todo, e eY•fatizar apropriadamey,te as 
suas caracteristicas que decorrem do fato de se dedicar à 
produç~o de material de emprego militar. Além de descrever o se~ 

processo de desenvoiviroento dt?ssa iY1dústria., a seçi:1o é 
especialmente orientada a uma reflex~o sobre a quest~o dos spin 
offs tecnológicoG da produçg(o Çp armamer-.tos Y10 Brasil .. Ela ·nãto 
pretende apresentar conclus~es gerais.. Ao contrário, estamos 
conscientes de que o setor aeronáutico é um caso especial sob 
diversos aspectG~. Um deles é justamente o que nos levou a 
escolher o setor aeronáutico para a~rofundar quest~es 

tecr-tológicas iroportar-stes., relativas à IAB como um todo: os aviôes 
s~o, er,t'õ""'e as plataformas de combate, aqueles que mais se 
assemelhàm aos produtos de uso civil. Como coy,sequência, o setor 
aeror,áut i co é aquele üY"1de c•s irnpaç-tos tecnc,lógicos sobre a 
industria civil s~o mais fortes e mais facilmente avaliados. 

Outras caracteristicas do setor, que ser~o analisadas ao 
longo do texto, contribuem também para tornar mais evidentes os 
impactos que· estamos interessados em avaliar .. Num ce~to ser,tido, 
esta caracteristica n~s permitirá fazer uso daquilo que em 
matemática se chama propriedade transitiva: se n~o pudermos 
detectar., em relaç~o a este segmento, indicias de que sua 
existéncia é cor,venier1te do poY"tto de vista tecnológico, er-itiâ'o é 
bew provável qcte os demais segmentos da IAB se compor·tem de 
rtlar-,eira .:'.inda pior .. 

O propósito central desta seç~o é explicar po~ que, e como, 
foi possivel constituir uma indústria aeronáutica enfrentando a 
t"'esistbnéia ir,te"l"""'na a ir-.vestimer,tos de alto risco, a falta de 

~ 7 Entre as fontes genericamente utilizadas na elaboraç~o 
desta seç~o, encontram-se: A decolagem (1977), Andrade (1982>, 
Arolt<~rio (1986), AMX 11'3841, Ai>1X (1'385>, Apt'esentado (19851, 
Barreto (1985)., Cabral (1987) 1 Chimanovitch <1982>, Costa (1982), 
CTA (1~":J8.Lr), Dagniner e Proer-1ça Jr .. (198,..:3)., Darniarli \1983), 
Disat"'rl1ament. (1980), Fernar1des (1383), Fleln"'y, (1385), Hudson 
<19831, O longo (1'383), Pacitti 11'378), Paim <198?), Paula 
( 1985) , Si 1 v a 11 '382) , 
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capacidades tecnológicas e industriais adequadas, assim como um 
contexto internacional desencorajador, marcado pela alta 
comp·-·titividade e requisitos de qualidade. Ela irá mostrar como, 
se existir apoio político, jur.tamer1te cc~m uma determinaç~o de 
persistir em esforços de longo prazo, é possível resistir, e 
mesmo contrapor-se a tendência, externas obstaculizantes. O ponto 
mais critico de tais esforços pareceresidir na capacidade de 
assegurar o controle loc~l da tecnologia. ~ por isto que se 
enfatizao papel da estratégia tecnológica que foi adotada e o 
contexto politico e econbmico que a tornou possivel. 

As características 
brasileira necessitaram 

especificas 
mais do que 

da indústria aeronáutica 
apenas a simples reserva do 

m~rcado local contra produtores (ou pro~utos) estrangeiros mais 
efi~ientes. Provou-se imperativo adquirir e manter urn nivel 
teCnc•lógico ce,.wpet it ivo que rt~O se restrir,gisse a evitar a 
cornpetiç~o no interior de nossas fronteiras, mas que tentasse 
assegurar ur~a posiç~o conveniente e sustentada no mercado 
ffliJndial, de modo a p~oparcionar as necessárias economias de 
escala. Ele encontrou a resistência de companhias estabelecidas 
num setor altamente concentrado, com barreiras à entrada 
freque·ntemeY".te pr"'cdbitivas: Y"tOVeY1ta por cer,to dos países de 
economia n~o-planificada s~o supridos por treze companhias com 
base nos EUA e com extensas redes de vendas e manutenç~o 

espalhadas por tod-:. o mundo; sC?tenta e ciY"1CO peor cento da 
pr'"'oduç~o arner'"'lC21l"Ji3. é de respo·í1SC1b~i 1 idade de aper,as três 
companhias; menos da metade dessas firmas prodL1zem motores 
aeronátJticos. Menos de J2z pais2s do chamado Terceiro Mundo 
possuem instalaç~es capazes de produzir avi~es, e estas servem 
q•.tase que t~.e somente para satisfazer necessidades locais, de 
cunho estratégico-militar. ~ a partir de informaçbes desse tipo 
que se deve avaliar o grau de capacitaç~o tecnológica alcançado 
pela IAeB. ' Ele ceonfigura uma situaçâo de "auteol';crnia tecnológica" 
muito pc••Jco comum, tanto a nival ir-,terno como no plar1o 
i Y1t Et"'Y1aC i Oi""! a 1 .. 

~ com base nas consideraçbes acirn~ que abord~rnos a quest~o 
da IAeB, entendendo-a, basicamente, coma um empreendir~ento que só 
pode ser apropriadamente compreendido dentro de uma percepç~o 
militar-·astratégicc-c. Istc' colc•ca tal iniciativa mais pY"'óxirna das 
várias tentativas que os Militares fizeram para implantar uma 
indústria de armamentos no Pais do que uma· iniciativa 
industrial-comercial, como muitos tentam fazer crer. 
Especificamente, o desenvolvimento da IAeB é o resúltado direto 
de politicas de longo alcance da Força Rérea Brasil~ira. Estas 
intençbes e planos, sempre anteciparam a necessidade de atender, 
tanto às demandas militares e civis internas, como também se 
valer-se do m~rcado internacional para obter ganhos de escala 
que viabilizassem minim~mente. o empreendimento. 

4.4. 1. Antecedentes históricns e racionalidade da IAeB 
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Para entender a atual situaç~o da IAeB, é necessário 
perceber o papel essencial dos militares na sua história e 
desenvolvimento. Este item forn2ce uma vis~o panor~mica geral da 
história da aeronáutica brasileira e das iniciativas correlatas, 
até a criaç~o da Empresa Brasileira de Ael~onáutica, Embraer. Ele 
en~atiza o papel determinante dos esforços sistemáticos envidados 
pelos militares brasileiros. 

A preocupaç~o dos militares com setores industriais que 
possuem potencial para a fabricaç~o de armas é um fato conhecido 
inter"nacionalmeY'•te, e já foi comeY'1tada sua importàr-1cia para a 
industrializaç~o brasileira. a envolvimento dos militares tem 
sido importante para .o estabelecimento da indústria aeronáutica 
em r;1uitos 'países .. Todavia, descrever a exter-1s~o da interver-1ç~o 
dos rnilitares brasileiros no segmento ~eronáutico simplesmente 

·como ''interesse'' é correr o risco de subestimar de maneira 
grosseira o papel essencial que têm desempenhado na sua criaç~o, 
deserlvolvimet·-,tc. e COY'1SOl idaçiXo .. 

As iniciativa~ militares têm sido o cerne, da IAeB, suprindo 
recursos materiais, resultados de P&D, apoio poll.tico e pessoal. 
Esta pre~cupaç~o permanente é o que sugere enfaticamente que a 
IAeB n~o pode ser analisada do ponto de vista de uma lógica 
emp~""'eS<:\Y'ial-econórnica mas, ao contráis-io, só a pa, ...... t ir de urna 
pe"r""'spectiva da r .... acior,alidade estratégicd (rnilit.:n--).. Esta 
racionalidade pode ser sucintamente descrita como o desejo dos 
r11ilitaY'E-s de trar~sfe<rmar o Brasil er11 uma 11 grande potência", um 
protagoY1ista r1a arena ircter""'nacion.;,l.. A ir-,terverJÇ-·âo militar 
brasileira n~ indEstria aeronáutica n~o constitui uma ocorrência 
isolada, mas se insere no padr~o geral de cornportamento já 
comentado, que tem suas raizes no final do século dezenove. 

Como viftlos, os militares sempre· desfrutaram de tWl grau 
considerável de autoY;omia no Brasil e, particularmente no que diz 
respe1~0 a seus interesses auto-designados como de ''segurança 
nacional' 1

, têm sido infensos a qualquer tipo de controle civil, 
Muito antes do que a elite civil, os militares brasileiros 
tomaram consciêr-:cia de que a busca da autoYtomia tecr,ológica era v. 
ch~ve para o tipo de dcsonvolvimcnto tecnológico em que 
preter1di~m basear 6 progresso econdmico do pais. -A indóstria 
aeronáutica foi um dos setores nos quais esta percepç~o acabou 
levando a uma soluç~o original e produtiva. 

Primórdios 

Embora um brasileiro, Santos Dumont, tenha sido t\m dos 
muitos inventores dos chamados veiculas mais-pesados-que-o-ar no 
começo do século vint-e, Y1~0 viY"lgc•u, Y10 Brasil'~' urn:1 iY"idl1stria 
aeronáutica autóctone. Faltaram para isso tanto a vontade 
politica coordenad~ como a estrutura. industrial/tcc~ológica~ A 
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partir da rnetade d.:.s anos tY'Ít'"Jta, ·no entD.nto, uma crescente 
cor-,scientizaç~o a ·r"'e~-,peito do impc.icto. estrwt,~·gico dets e.eror,Cives, 
no t.\robito das Forças Armadas, e a iY",te-r,sa dedicaç~•:f de algtt'!'"JS 
pioneit ... os, CC1Y"sdu:::·f"am à realizaç~o de algumas tentativas de 
pr ... oduç;;:::.o nacic,nal sob licey,ça, e até a alguns proje-tos leoc2.is .. 
Estas foram iniciativas ambiciosas, que procuraram construir 
avi~es cc.mpletos Y'10 Brasil,. Elas tomar ... Etm forma ern algur:"!a.s 
fábricas de propriedade privada, que iniciaram a produç~o de umas 
pCJucas aerc•naves ,·,o BY.asil, mas que se extiy,guiram alguy,s, ar:os 
mais tarde. Apesar disto, as exper1encias que possibilitaram 
serviram para alimentar ambiçbes posteric•res que,. fir,alme·r-,te, 
leval" ... iam à criaç~o de ttma indt1stria aerc•Y,áutica F,o Pa.ís. 

Essas inciativas fracassadas conscientizaram os Militares 
das limitaç:::.es ir.dustriais e tecr.ológicas do Brasil. Torr,ou-se 
claro para alguns deles que o Pais estava despreparado para 
enfrentar as diversas demandas da indústria moder~a, 

particular"'mente r,a questi::to de mão-de-obra especializada. A 
experiência acum~~lada sobre as muitas dificuldades de montar 
fábricas de avi~es, ocorridas nos anos trinta e quarenta n~o 
apenas foram importantes enquanto liç~es. Durante a participaç~o 

brasileira na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve esforços 
endógeno~ que chegaram a produzi~ em média um avi~o de 
treinamento por dia, além de aeronaves leves de passageiros e de 
ca-r ... ga .. 
tempos 

J'r1as-. essas 
de paz_, 

eram economicamente inviáveis em 

Um salto qualitativo fo~ alavar.cado pela assc~ciaç~o dess~ ... s 
iniciat iv._-,s cc•r•1 C1 experiê·ncia, ·vis~o, e treinamento propiciados 
aos aviadot .... es brasileiros através de seu cor,tato com a força 

. aérea J'tOrte-america!'·Ja durarlte a Segt...tY!da Gtterra rttundial. Vários 
or1cia1s brasileiros notaram que o desenvolvimento da aeronáutica 
nacional necessitava de uma base mais ampla. Tornou-se claro p~ra 
eles qu~· uma tal iniciativa n~o nasceria de uma fábrica ou grupo 
de fábricas. Precisava-se de uma perspectiva e de uma estratégia 
de longo p-r""azo que a própria criaçÊto do t'lirdstério da 
Aeronáutica, em 1S41, ajudava a delinear. 

Os recursos humanos: O Instituto Tecnológico de Aernnáutira 

Já em 1949, 
Aérea Br .. asi le.ira 

menos de dez anos depois 
independente CFAB>, foi 

da criaç~o de uma Força 
cr ... iada uma escola de 

engenharia, com o propósito de for~ar recursos humanos para a 
produç&o e operaç~o de aeronaves brasileiras. O Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica <ITA>, fundado com a cooperaç~o do 
Massachussets Institute of T9chnology CMIT>, comprovou ser o 
primeiro passo para construir uma instituiç~o mltito maior. Um 
Cent~o Tecnológico de Aeronáutica (CTA), cresceu 
progt .... essi vameY,te :to redol""' dele, com a cri e;~ç~o de i y,st i t ut os 
associados, dedicados ao ensino de graduaçào e pós-gradu~ç~o, 



pesquisas, 
aerospac i ais. 

qualificaç~o de forr-,ecedores 
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e atividades 

~ importante perceber que embora a ênfase da formaç~o dos 
estuda1'"1tes do ITA fosse r1a área de pr ... ojeto e constr:-tç~o 

aeronáutica, poucos profissionais rec~m-formados, ou talvez 
nenhum dE·les, podey·ia esperar fazer us':=~ de sua qt1al~ficaç-:J:o em 
postos de trabalho já existerstes .. O Brasil tinha uma iY1dústria 
aeronáutica muito reduzida, preocupada exclusivamente com a 
produç~o de aeronaves leves.. Assim, a maior parte dos graduados 
termin~va encontrando colocaç~o em c~mpos alheios ao de sua 
especial idade. 

Durante os anos cinquenta, e até hoje, o ITA-CTR forneceu 
regularmer-,te pessoal altamer,te qualificado pat"'a muitas 
atividades ~ndustriais e cientificas da maior importância. Este 
fato, alia de' ao espi ri to corporativo qlle caracterizava essas 
instituiç~es, converteu os formandos do !TA num poderoso e bem 
posicionado grupo de pressâ:o. Esta política p2."r"'ece ter sido 
deliberada: uma grande reserva de mâo-de-obra treinada estava 
sendo acumulada com objetivos futuros em mente. Ao mesmo tempo~ 
prosseguia um trabalho continuo visando o projeta da primeira 
aeronave brasileira; um ponto de apoio para realizaçbes futuras. 

A admi Y1ist• ... a.çt<o 
i m po·r''t antes , "r:'..amos 
autorr.obill.st i co ir ... ia 

gubi t schE·k fez 
industriais no 
deixar profundas 

avar-1çar a 
Brasil. 

i'f"1stalaç<.:<:o de 
O 11 me>delo" 

i Úlpressdes, e plasmar 
muitos dos deser,volvimer-1tos 
Numerosos ex-alunos do !TA 
de fábricas e políticas 

industriais posteriores no Brasil. 
encontr~ram-se envolvidos no comando 

públic2s relacionadas- a estas 
iY"dciativas. 
ter ocor""r ... idc• 

Foi 
ttflla 

urr.a preciosa 
avaliaçt<o de 

experiência, sobre a qual parece 
mér""itos e po·ntos fracos que iria 

influenciar o rumo tomado pelos acontecimentos futuros ... 

Em meados dos anos sessenta, uma década e meia de trabalho 
.continuas no ITA-CTA tinham-se cristalizado no projeto do avi~o 
posterior~Qnte batizado de Dandeir~nte; ~ujo protótipo voou com 
sucesso no último ano daquela década. Concomitantemente, a 
indústria brasileira havia amadtn ... ecido cor,sider2:velmeY"1te. A 
indústt""ia automobilistica pt ... opiciou o desenvolvimento de ttm 
grande e complexo parque d~ apoio, o que, ao r~enos em parte, 
removia um dos obstáculos centrt?.is à prc,duç~o doméstica de 
aeronaves. Por outro lado, a iniciativa passava a CQYJtar com o 
apoio político pode~~~so e irrestrito do ent~o vigente regime 
militar. Sentiu-se que a hora de dar mais um passo adiar,ta era 
aquela. E assim foi decidida 
que, ent r ... e 
Ba"(tde i t .... ant e. 

a instalaç~o de uma fábrica pione1ra 
futuros dedicar-se-ia à produç~o do 

4.4 .. 2 A Indústria: A Empresa Brasileira de Aeronáutica- Embraer 



Consta que os militares buscaram o apoio dos civ1s, ou mais 
precisameY'1te do capital nacioY':-'"'1 para a sua empreitada, mas que 
este ntro se cor-;cJ'"'etizou. Ter"iam sido, er-,t:3:o, 11 forçadc•s" a optar 
por uma empresa controlada pelo Estado, criando-se assim a 
E::.mbrae:.•r"', em de:zemb'r"'O de 1 36'3.. O g.:.very-,o federal (na prátiCa o 
Ministério da Aeronáutica) passou a deter 51~ do capital votante, 
e portanto o controle da empresa, ao mesmo tempo qu~ o capital de 
investimento foi aberto à iniciativa privada. Desde o começo, o 
apoio governamental foi Psquematizado de maneira que a Embraer e 
com ela o conjunto da IAeB, pudessem ter sucesso e florescer. 

Desde sua mais tenra existência, a Embrae~ se beneficiou de 
diversas fc•rmas de apoio g-:.ver)'",ament.al e recebeu muitos 
"pr"eser,tes 11

• Seu amplo terreno localizado em distrito industria.l 
privilegiado, prédios, assim como a maquinaria, pessoal técnico e 
administra·tivo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, e o 
próprio projeto do Bandeir~nte, foram repassados sem ünus do CTA 
para a Embraer. Isto significou a COY'"ItiY"suidade, dentro da 
Embraer, do trabalho das equipes de projeto, e da politica dos 
militares, que haviam se envolvido com a IA~B desde os anos 
cinquenta. Desta forma, assegurou-se um alto grau de coes~o e 
coordenaç~o de todos seus escalbes superiores de adrninistraç~o e 
engenhari~, assim como um compromisso dos mesmos com os ideais do 
CTA e c~s- sor,hos da IAeB. 

Houve outros beneficios materiais que .transcendiam a esfera 
estritamente militar. As importaçbes da Embracr fic2ram isentas 
de qualquer iwposto~ Por ... outro ladc~, o difícil problemc, de 
levantar capital f:oi resolvido pór meio de um enger1hqso arranjo 
fiscal negociado alguns meses antes da criaç~o da E~bl-2er, entre 

·O seu futuro superintendente e o próprio Presidente da República. 
Ele permitia que fossem canalizados recursos privados para a 
Embraer, sob a forma de deduçêies do Imposto de Rer-,do.... As si rr., . ew 
janeiro de 1970, foi promulgada uma lei que permitia a deduç~o de 
li<. do Imposto de Re1'""1da de qt_talquer empresa sedie.da r,o pa.i.s, SEH"l 

quaisquer limitaç~es, desde que aquele montan·te fosse usado para 
a aquisiç~o de aç~es da Embraer. O objetivo e significado desta 
medida (exclusiva, já que nenhum outro setor foi alvo de medidas 
deste caráter> pode ser compreendido quando se verifica que 95~ 
do capital da Ernbraer é atualmente possuido por mais de 200.000 
empresas. Aval~a-se em torno de 350 milhbes de dólares o volume 
de recursos recebidos pela empresa através desse dispositivo. 

Ainda em 1970, a aquisiç~a governamental de aeronaves 
fortaleceu a IAeB como um todo, com grandes pedidos às fábricas 
em operaç~o, e em especial à Embraer. O Ministério da Reronáutica 
fez um pedido de 80 Bandeirantes e arquitetou a produç~o~ sob 
1 icença, de 112 X<::\V2"\Tltes <Aerrnachi 325) .. Logo 2pós, o l''!i?,ist;él""io 
da Agricultura fez um pedido de 50 aviôes leves. Estes pedidc~s 
eram equivalentes a oito anos de produç~o da Embraer, em seu 
ritmo inicial, de duas unidades mensais. Foi o começo de uma 
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politica continua de compras que vem garantindo uma demanda para 
a pl~oduç~o da Embraer e que ~quilibra a flutuaç&o do mercado. 

O apoio governamental para a Embraer vem sendo dado em todos 
os niveis. Ele fornece um impressionante registro, pelo seu 
enfoque e velocid~de de implementaç~o, mas acima de tudo pelo 
alto nivel de integraç~o entre as várias politicas. Um t~o alto 
grau de coordenaç~o foi (~ é) rarissimo na história das políticas. 
publicas brasileiras, e sugere a existência de uma agência de 
controle centralizado dentro do Ministério da Aeronáutica. 

Er11 1r:374., pc•t" e>:emplo, a Ernbraer foi e>{imida do pagamE··r~to do 
Imposto sobre Produtos Industriais (IPI>, e posteriormente, em 
1976, do Imposto sobre Circulaç~o de Mercadorias (ICM }. Estes 
foram de ~ato, subsidios bastante ccinsideráveis, pois tais 
impc•stos 
prr:>r;:-a de 

chegar"ar11 
venda de? 

a ser responsáveis por 
produtos como automóveis, 

quase dois 
por E'HCU!p l C1,. 

terças de• 

O governo tem-se mostrado c~paz de interferir, n~o somente a 
nivel da empresa (como indicado acimàl, como também a nivel 
nacional, a favor da Embraer. Assim que o Bandeirante come?eu a 
ser produzido, o Sistema Brasileiro de Trá~ico Aéreo Regional 
(SITAR> foi reorganizado, separando-se das linhas a6reas gerai·s. 
Foraw ct""iadas tarifas especiais, toi"'Y·~.:.ndo as linhas aól--·e.:ts 
regionais ernprcc~dimentos empresariais viáveis; e for~m também 
fornecidos recursos para o reequipamento de frotas aéreas 
regionáis. O Bar1deirante n~o somente se cnqu3drava nas 
especificaçôes como foi vendido em termos muit~ favoráveis~ 

através de' linhas de crédito especialmente criadas pelo Governo. 
Uma vez mais., o Ministé.rio da Aeronáutica se provou flexível. Ele 
inaugurou a prática (posteriormente cristalizada) de postergar o 
recebimento de s~us pedidos, de maneira a possibi'litar que a 
Embraer atendesse outras encomendas, inter~as ou i~·ternacionai~, 
com pouca ou nenhuma demora. 

Os elementos e o enfoque acima fornecem a ·base para o alerta 
de que a Embraer (e a IAeB como um todo) n~o deve ser 
errÔY"Jear.~ente eyo,ter-1dida. cc•mo uma empresa privada, que surgiu por 
raz~es econômicas, para ~~ender uma demanda pré-existente, corno 
às vezes procurarn d~r a ent~nder certos setores .. Ela de•;c ser 
mais apropriadamente entendida como um elemento da estratégia 
brasileira de busca de um estatuto de poder mais elevado no 
cenário mundial, part2 integrante de uma racionalidade 
estratégica de alcance mais amplo. 

O item subsequente descreve o caminho do desenvolvimento da 
Embraer desde sua criaç~o 1 a partir do enfoque de suas 
nec~ssidadQs t~cnológicas, ápresentando e coMenta~do ever1tos e 
iniciativas do apoi.o governamey-1tal. O suc&.•sso da E:nbrE~ef' dey·-iva. 
de sua estratégia empresarial 
necessidades e potencialidades ~f~tivas a ni•;el comercial, 
industrial, e especi~lmente a nivel tecnológico. fls 0ç~es levadas 
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a cabo Y"10 plar-,o tecY"IC•lógicc• constiturrn C• elerncr-,to crítico desta 
estratégia~ dai termos escolhido referir a história da Embraer à 
quest~o das necessidades e soluç~es tednológicas encontradas. 
Mantemos a opini~o de qu~ esta é a ch~ve para o entendimento de 
seu crescimento, da sua consolidaç~o e de seu futuro. 

4.4.3. A Estratégia Integrada da Embraer 

Se cc dese'jo de criaç~o da IAeB pode ser compr·22Y'1dido como 
objetivo • definido, cuidadosar:lEl .... ,te pers2guido duraY'1te muito 
tempo, desde os anos trinta, o rnesmo n~o se pode dizeY a respaito 
da estratégia cmp•~esarial ou do enfoque tecnológico adotado pela 
Embr3er. Este p~rece ter-se originado, tanto de uma concepç~o 
p~évia, como da conjuntura prevalecente em cada momento. 

Por outro lado, a antevis~o dos militares no caso da 
Embraer deve ser referida a uma série de elementos, além dos seus 
esforças de longo prazo junto ao CTA. Eles aparentemente 
digeriram a exp2riência da indústria automobilistica brasileira e 
dela extraíram algumas liçêles impor ..... tc.ntes.. Per""ceberam., por 
exemplo, que as corpor"'açf::lea. trar:snaci 0'1'"1ai s do ramo 
autor11obi I ist i co, que se il""lStalaram 'r""10 Br21si 1 i"'10 fin ... 1.l dos C:H'"JOS 
cinquenta pegaram para si o nivel mais elevado da atividade 
industrial, a montagem final.Elas toram por isto capazes de 
controlar e dirigir os vários fornecedores e a industria como um 
todo a par·t ir situaçào p'r''ivi legi~1da, E·xer""cendo uma podcr.:,s . .::~ 
influb~cia em todo o seu desenvolvimento. Os militar2s qLLiseranl 
que este poder de controle fosse mantida em suas m~oB, no caso da 
IAeit. Par"a· eles, a soberunia tecr-~·:~lógica e administrativa era 
priMordial. Por isso a ·Embra~r foi concebida como ltma montadora 
final, que se dedicaria exclusivamente à montagem de avi~es. 
Outras companhias forneceriam seus componentes. Ela nào buscaria 
verticalizar a fur-1do, e desT,ecessar"iamente, a pr"'oduç:E::.o de 
componentes no Brasil. 

A Busca da Autonosaia iecnolTg~ca 

A própria noç~o corrente de propriedade industrial do setor 
aeronáutico demanda uma pr~ocupaç~o muito grande-em relaç~o à 
quest~o tecnológica. Costuma-se di?er que 1

'n~o existem pater1tes 
no setor aeronáutico''. Isto porque a utilizaç~o da~ aeronaves e, 
especialrner1te, s1~a manutenç~o pelas linhas aéreas, requerem um 
elevado grau de ''transparência'' tecnológica no que diz respeito a 
todas as peças cor,stitutivas e funç~es. Torna-se mais dificil 
trabalhar com a ''novidade'1 industrial (que normalmente sup6e 
segredo) e dela esporar lucrcir pelo privilégio excltJsiva o~i1~ndG 
de um patentcamento. A maioria das empresas do setor é forçad3 a 
lançar ro~o de ~perfeiçaam2ntos continuas ao invés de simplesmente 
apelar para a proteçho legal. As empresas baseiam-se na rápida 
incorpor~ç~o d9s últimoE e mais avançados oes2nvolvimentos om 



seus pr"'odutos, 
sister11a de P&·D 

mo~tando e mantendo, por 
L1Ue permita conservar-se 

esta l.-.EL~:::t'o, urn 

à frente de 
égil 
seus 

competidores. Por outro lado, e para as empresas n~o t~o bem 
estabe 1 ecid as l'10 mercado, é frequentemer,t e cor-,ver,ier:t e adotar uma 
estratégia de '1 copiar'' em muitos aspectos e inovar apenas em 
alguns poucos, cuidadosamente selecionados, para melhor se 
i r,seri rem nc• mercado. 

Desde c• n,3scimeY,to da Embr"'aer, 
teriam que lidar pragmaticamente com 
tecY10lógicos. Ur11.:1 decis~o-chave foi 

seus 
seus 

a 

dirigentes sabiam que 
limites i·ndustr .... iais e 

de que a Embraer se 
estab~lecesse corno uma montadora final, e que outras empresas 
nacion~is e estrangeiras seriam suas fornecedoras do componentes. 
A Embraer rPnunciou .efetivamente aos sonhos dos anos trinta e 
q~arenta, que almejavam construir uma aeronave completamente 
brasileira. Ao invés, ela se concentrou ~uma tarefa mais modesta 
e viável, mas seguramente mais passivel de sucesso: projetar 
aero"i'"taves e integ-r--ar uw mix de compe<l ... ,entes que ela n~o estava em 
condiç~es de fabricar e, de certa maneira estava limitada a usar 
por razbes de prestigio, confiabilidade, escala, mercadológicas, 
etc. A qualificaç~o nesta área, o projeto e o desenvolvimento do 
elewento cer-,tr""al pur"'3 a defir1iç~o de uma aer.,.OI""Iave, a fusel.õ:"1gem, 
se constituiu, desde o principio, na pedra angular da estratégia 
da Ernbr---aer". 

' 
Foi nessa jrea que que a Embraer concéntrou seus esforços 

para adquirir competência e competitividade. Era a unica área
chave ha qual o conhecimento necessário n~o podia ser obtido 
satisfatoriamente fora das fronteiras brasilei~as. Era uma 
importante ·condiç~o para a definiç~o autônoma do seu produto, 
para que seu papel privilegiado de empresa terminal pudesse ser 
corretamente aproveitado. Conforme a experiência mostrou, ela 
provou-se indispensável para o contrOle e autonomia da indóstria 
aeronóutica e da correspondente tec~ologia. Ela capacitou a 
Embraer a gerir seu próprio negócio, e a criar as oportuni~ades 
para continuar seguindo em fl~ente. Ela foi mais importante para o 
sucesso comercial dos avibes da empresa do q~e o controle sobre 
as mais sofisticadas e numerosas te2nologias que a produç~o de 
uma aer9nave r2quer e dos outros milhares de itens que a comp~2m. 

~ provavel~ente por se pautar por este raciocinio que a 
Embraer tem procurado, desde o inicio, qualificar seus recursos 
de engenharia em aerodinâmica, estruturas, projeto, fabricaç~o e 
ir-,tegY'aç:J:o de cornpor-Jc·ntes. Ela deixotl pc.r muito terllpo de ladc• 
áreas como de motores e aviOnicos. Mesmo o ·processo de 
capacitaç~o na área fundamental aconteceu gradualme~te e dur2nte 
lWl longo período.. Inicialmente através da cópia, enget";hç.:ria 
reversa ou do uso de uma tecnolgia amplamente disseminada. 

Um outro elemento importante que sinalizou a estratégia a 
ser seguida foi o próprio desenvolvimento do Bandeirante, no qual 
havia participado toda a equipe inic~al da empresa. O B~ndeirante 
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foi o resultado final ~n quase quinze anos d~ um~ Qtividadé bem 
dirigida. Ele incorporava um~ variedade de conceitos e requisitos 
de projeto, algu1~s genuinah!onte brasileiros, o~ttros antecipando 
as necessidades internacionais. Uma quantidade enorme de de 
homens-ano, e incontáveis sonhos, est~o escondidos sob suas 
linhas. Ele Foi concebido de modo a satisfazer várias demandas: 
substituir o obsoleto C-47 da Força Aérea, servir de base para 
outr""as va, .... ia:ntes militar"'es, ii""•SeY'ir-se economicamer.te no r.icho d.::::.' 
trar.porte civil t"'egional (nc• Brasil e em outr"'OS pa:ises), seY1do 
capaz, ao mesmo tempo de operar sob as duras condiçbes de um pais 
como o Brasil. A flexibilidade era um conceito de projeto de 
primeira ordem: a fuselagem do Bandeirante deveria ser capaz de 
voar com uma variedade de motores, componentes, aviOnicos e 
arranjc•s de carga .. 

Por outro lado, muitas condiçbes vantajosas, qlte tiveram 
efeito importante no desempenho e nos éxitos da Embraer, estavam 
muito clararnente ~lém da sua capacidade ~e previs~o e até de sua 
influência, como por exemplo as Crises do Petróleo OIJ a super
sofisticaçâo dos armamentos ocidentais, ocorridas nos anos 
setenta .. Isto evidência que as inte~1Çt:ies originais dos militares, 
quaisquer que fossem, se adaptaram ás condiçees rou·tantes. O que 
prova sua c~pacidade de tirar proveito de diversas experiOncias 
imj.:.H'eviStas, e de condiçêies fllG'I"':r.s favc•r ... áveis. 

Essa abordagGrn flexivel, que acabou amadure~endo como ur~a 

estr-.. atégia empresarial integrade, será aqld 21.presentada 
inicialmente· com um enfoque histórico, que enfatiza a experiência 
e o processo de aprendizado da Embraer na fabricaç~o, manutenç~o, 

vendas, exportaçóes e projeto de aeron~ves. Em nossa opiniào, ela 
se materializa como a soma desses várias elem2ntos, de modo a 
formar uma totalidade integrada cujo elemento central é a 
abordagera tecnológica~ 

Os anos de trabalho e planejamento no CTA haviam criado uma 
experiênci~ razoavel a nivel de projeto de aeror,aves e dos 
requisitos industriais a~sodiados à sua fabricaç~o. Eles haviam 
antecipado necessidade~ e bU~c~do soluç~es até a crjaç~o da 
Embraer~ e depcois dE·la. De Tato, eos muitos ir,stitutos q,_~e 

cc•mpunham o Cl-R podem ser associados com cada uma das etapas-da 
IAeB. O ITA forneceu ·a matéria-prima essencial, sob a forrna de 
pessoal treinado e qualific8do, a partir do final dos anos 
quarenta; o Instituto de Pesqui~a & Desenvolvim~nto· CIPD> foi o 
supridor de_ esiudos e pesquisas a nivel de pós-gradu~ç~o, que 
desembocou no projeto do Bandeirante, nos anos ci~quenta e 
sesse·nta; o lnstitutco de Fc•WEl .... ,to Ir1düst.rial (IFI) surgiu nc' 
começa dos anos sessenta, 
permitindo à EDMBRAER, logo 
projeto geral e na montagem 

de modo a qu~lificar os fornecedores, 
após sua criaç~o, se concentrar no 

final de avibes .. 
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A t"'eor"'gar'dzuçbo 
irdcio da década de 

do tt·"'ittfego aé·r"'OO regio·!'·1al bY'asi leiro, Y"10 
setenta, acarretou um grande número de 

pedidos pcn""a 
seus pedidos 
ime;Jiata de 

o Bandeirante. O Ministério 
originais e possibilitou à 

seus pedidos domésticos. 

da Aeronálttic~ post~rgc•u 

Embraer f8zer a cntr~ga 
Ganhou-s~ uma valiosa 

A Embraer encontrou-se 
competência para a 

experiência com estas atividades internas. 
frente à • necessidade, de desenvolver 
manuteY1ç~o de seus avi~es a nivel nacional. D0das a grande 
.extens~o territorial e as dificeis condiçbes de operaç~o 

prevalecentes no Pais, esta tarefa n~o era fácil. Seu 
cumprimento, entretanto, possibilitou à empresa uma oportunidade 
para preparar-se para a prestaç~o de se~viçes em escala mundial. 

N~o fora possivel antecipar no ambito do CTA, as reais 
necessidades de se gerir uma indústria. Os engenheiros mais 
qualificados da Embraer eram capazes de projetar ~ fazer voar 
protótipos de avibes, mas fabricá-los n~o era a mesma coisa~ E 
eles n~o possuiam qualquer experiência prévia da qual pudessem se 
valer. As diversas dificuldades de se montar uma indústri~ 
plenamente desenvolvicia devem ter se apresentado como ameaçador~as 
no principio. Havia pouca ou mesmo nenhuma capacitaç~o nacional 
em er)genbaria e adn1inistraçllio industrial com o elevado nivel de 
qualificaç~o tecnoló~ica requerido pelos padr~es aeronáuticos~ 

Os operários de linha vieram, basicamente, dos extratos 
superiores da, comparativamente mais siDlples, indóstria 
automobilisti_ca. Fica dificil saber se o arranjo que conduziu a 
empresa a superal~ estas dificuld~des iniciais foi Ltm~ saida 
cuidadosamente elaborada ou apenas fruto do acaso. Mas, a soluç~o 
chegou para a Embraer quando o Ministério da Aeronáutica, como 
medida de apoio à iniciativa, decidiu absorver os Aermachi-236, 
que já houv~ra escolhido para equipar a FAB, n~o como produtos 
importados acabados, mas como um projeto de fabricaç~o lice~ciado 

por meio da Embraer. Esta prática, relativamente comum na área d2 
fabricaç~o militar, ainda n~o havia ocor~ido no Brasil, a n~o ser 
rio caso dos grandes navios da Marinha. Na área civil, onde o 
poder de coropra do Estado pc~~eria ter viabili';:ado um y-,úmero 
razoável de experimentos deste tipo, com inegável vantagem para o 
Pais, ela continua sendo ~té hoje muito pouco util1zada. 

< 

Os especialistas · itali~~~s que vieram auxiliar a produç~o 

local, no começo dos anos setenta, atuaram como transferidores de 
tecrlologia, ........ epassaY"sdec.-a at1'"'avés de• cor1tato direto nhomern-a
homem'', a maneira mais efetiva de fazê-lo. Todos os escal~es da 
Embraer foram profundamente impressipnados pela experiência 
~anha com seus .corresponde~tes italianos. Na meaida em que a 
Embraer aprendeu a produzir as primeira unid0des dos Xavante, ela 
tartlbér•1 ganhc1u o co·nh,?cimE?nt-:o i'";ecess.:~·rio pari:\ prc•d'~tZiY' o seu 
próprio Bandeirante. 

A experiênciQ com a ncrmachi deve ter sido pr0funderr:2nte 
refletida e amadurecid.a dentro dos altos escal~es da Ernbraer e do 



Ministóf'io da Rcreon<:\ut ica. Aqui lo que 
num problema d8 maiores _dimens~es, 

prancheta do proj~tista para o piso 
iwpor"'tante ex pet"'iL-·rJciw de .::q:-yr-e·r,d i ::ado .. 
de sua parceria com a Aermachi com um 

poder í a te r"' 
a dif:lcil 
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Sü CC<Y'1St i t t_ti.do 
trar,siç'àcJ da 

da fábrica, torn~ra-se uma 
H EmbraeY' 

saldo amplo e positivo. Se 
havia resist6ncias à associaç~o COM um fabric~nte estrangeiro, 
devido à sensibilidade da quest~o e à necessidade de autonomia 
tecnológica r,acionul, essas for"'afll y-,eutrali::adas, pele• rnenos 
parc.ialroente, a partir da:i. Pe.r"'ecer'"'ia que er-,quar-,to a Embraer
ma~,tivesse c• contr--ole de seu cc,pital votante e a independé....-,cia 
adminis-t·r'·ativa, tais ernpr--E?e·r,dirne·, .. ,tos poderiam sFr- alt2.rnt:?nte 
lucr"'at i vos. 

Aprendendo a Ve1~der: O Ac~rdo Piper-ErnbraPr 

O próximo passo da Embraer coroou esta nova percepç~o. 
Buscava-se um parcGiro internacional para a produç~o de avibes
leves. O Brasil era um importante ~onsurnidor deste tipo de 
aerc•n3.\!f:Z:S, chega...-,do a iwpor"'to.r por" volta de T11i 1 unid.;1des Ef:1 

1973.. Na vet'"'dwde, estes a v iôes t"1êio ap·r--E:.'s~rl't G.varil qual q u_er--
dificuldade do por-,to de vista ir,dustY'ial ou tec;~,c,lógico .. Algur:1 
tipo de restriç~o às importaçbes podia bem ser implementado, para 
que assim a Embraor pudesse produzi-los de maneira rentável. 

A Embraer procurou um parceiro estrangeiro para a produçào 
de avi:-~es le\/es, E· após uma l icitaçêio er,vol\lf2fJclo as ct_t-tr"'as 
empresa pr~sentes ~o mercado brasileiro, e de um processo de 
negociaç~o, ac.: .. bou c.ptaY"1dD pE?la Pipei"'. Logo dc:pc.i-:> qus· o .::;;cordo 
foi for"'n10.lizado, er"'gue~_t-se urna b.:n"'J·"'eira t~?H"if~iY'Í2 de pr•:•porç~es 
significativas. As tarifas alfandegár-ias para aeronaves leves 
provenientes do· exterior forarn elevadas de 7~ para 50~ dado que 
for"ar11 ·r-'eclf3.ssificc:.d.::.s cor,1C< ar .... tigos "de 1UX0

11
• Isto deve ser 

compreendido como uma medida protecionista em relaç~o ao mercado 
interno, dentro do escopo de uma politica MGis ~mpla de 
subs·tituiç~o de importaçbes e d~ econom1~ de divisas 
estr"'an;-F~-i~"'as. IYJe.s pode igualr;lc;yl::e sc·r-. entei~,d:.cJo cor;'!':' p.:u"'t c· do
esforça em andamento .pela ho~ologaç~o do Bande-irante nos EUA, 
dentro de ~Ma estratégia mais geral de n~o abrir frentes de 
conflit.::o com aquele pais~ De füto, Y'1EI HH:::dida em q•~IC: a Pipe·r havia 
S'> i do a vencedüt"a de ur.1a CC<YlC~:•r"réY•C i a, p.:tssou a f tu .... c i C<Yt::,y· c c• mo umu 
espécie de "cunha 11 Y'10S 

verdade que as empresas 
intei~~ses norte-~mericanos. Pois, se era 
aeronáuticas norte-americanas perdiam o 

mercado brasileiro, er . .a, também, ver~dade, que umc\ delas pass-a'/~~ a 
ter um acesso privilegiado a ele. 

Este foi uw out·ro 
co·:~ordenad.:. 

exernplo 
em relaçâ:o 

do 
· to.s 

apoib governamental 
at i vid~1des da Ernb"r""-C:~er .. 

Pc.i·"' r•lCi•=• dele., f..:.i CY'iadc, uma rt::serva de.· me·rcado 1'd2 fato'' pa·r"a. 
os Piper"'s pi'"Odu:.::idos pela Ernbr ... aer. Como t"esultc:odo, a.mbc::1s as. 
ewpr"esas lucr"'ctram~ Na re.::-tlid.;,,de, i'"10 i·r.icio dos .:::.:;;•:•::::. setel'"Jt-a, o 
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já se co:.t .. ,st itul.a segundo maior mercncJo rnundial de 
aerCtnaves leves .. 
Como parte de' s t et""rnCts do acordo, a 
estr-·utura ir•ternacior:al de ve1"1das 
mercado alguYss de seus produtos. As 

Embraer p~ssou a usar a 
da Piper pa~a colocar no 
exportaçbes sempre haviam 

sido consideradas pDlos militares como ur8 passo necessário para a 
consolidaç~o da IAeB. A Embraer tiYtha ·pouco o que aprender da 
Piper-' em ter-wos de como pr ... ojetal..... ou construir aviões: os fatos 
demonstraram que ela tlnha muito o que aprender sobre como ve~der 
c•s mesmos. 

Isto era basti.ir,te ser,sato: a Piper já ver:di·a, na época, algo 
em torno de 5.000 avibes anualmente, .enquanto que ~ Embraer 
chegou a produzir apenas 556 no seu mais alto pico de praduç~o 
(1977), ir,cl•-ti"Y,dc~ a:í. C•S Pipers fabricados sob licc"Y,ça .. As médias 
ficaram aba~xo de cem unidades anua-is. Através da ex~eriéncia 
obtida com a Pi per, a Ewbraer :.reparou-se 1 er·~t amGr1t e para 
administrar uma rede internacional de represent.: ... r,tes cc~r~1erciais, 
sempre cor.taY,do corn o pler10 apccio e cooperaç~:to do Co·rpo 
Diplomático Bl~asileiro e dos oficiais das Forças Armadas ~o 
exterior, que desempenharam, muitas VQZes, o papel de vendedores. 

~proveitando o acordo com a Piper, surgiram 
esforços sistEmáticos da Embraer direci-onados à 

os prir:1eirc,s 
export i:"l.ç~c •• 

Conforme vem sendo salientado, a exportaç&o sempre estivera na 
mer,te de seus altos dirigentes, e r1a dos m1litares a e1a ligados. 
Havia um consenso no sentido de que as iniciativas da empresa só 
pc•det ... i am ser bem suce~ ~das e c·:~ns<:< 1 i dadas se pc:tSSCtssern pelo 
estimulo do mercado internacional. No mercado de aeronaves era 
particularmeY"ste fácil, Y'1a época, i'r"'liciaY' expc•f"taçe5es, devido à 
sua segmvntaç~o em t~rmos de nichos mcrc~dológicos. 

O mercado de aeronaves estava dividido em aproxirna~ar~;ey,te 

vinte segmentos muito bem definidos. Eles correspo~diam a 
diferentes tipos d~ dem~nda por transp0.~te ~éreo, em terrnos de 
autonor11ia de vôo e capacidade de c~rga/passç;~(E<iros.. A 11 Y:at2." 
deste mercado, os grandes jatos internacionais multi-turbi~ados, 
estava solidamente nas m~os de indústrias tradicion~is dos paises 
centrais. Mas, à medida que se descia na escala de complexidade~ 
existiam algur11as c'por'ttrr,id~·des. 

A Embraer 
cu i dados ,:;;::ente.· 

C•:•fl1E'Ç•:tiJ 

Ao invés 
a 

ds-
rne'r-cadc.s ame'r"'"ic.:'\1'";0 ou· eur--opeu, 
pruder,temente decidiu inicia\"' 
mercados rnais 11 f.t .. cei s n .. A 

e)<portaç~c1 

tentc.r dar 
de ~)eus avit'•es 

cor:ta dos difíceis 
experitncias, ela 

suas ·ver-,das intC:?'r'.,i .. ,acioYiais pelc.s 
duraç~o destQs procedime~tos 

cautelosos pode ser evidenciada por algumas dat~s signific~tivas. 

Er11bor'a a Er;1bV"2.cr tivesse solicitado a hor.-:oleog.:u;:-i:fo r::.r.~c-·ric~~·r~<.:-~. pc",['a 
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o Bar-tdciy·ar··,te <ur11 irl!pc•r'to.nte Y't::qui~~ito po.1· .... a C\ c·xporta.çi?fo), jt:-.. em 
1959, somente a partir d~ 1974 é que sua divis~o de vendas foi 
cr-iada.. A priweira vei'"1da inte·rl .. tacic.Ytal acontec2u ern 1975: um 
solitário Bandeirante foi vendido ao Paraguai, e uns poucos para 
o Togo. Somente mais tarde é que foi oferecido em outros paises. 

A crise do petróleo veio em muito boa hora para a Embraer. 
As restriç~es ~o consumo de combustivel vieram a favorecer o 
avi~o turbo-hélice brasileiro ~m relaç~o a seus competidores 
movidos a jato. Repentina e inesperadamente, o B~ndeirartte se 
tornou uma alterYtativ.:l muito mais eco·rtbmica .. Claro que a atitude 
do governo brasileiro também ajudou: as condiçbcs de 
financiamento, com o resp2ldo do crédito governamcnt2l, foram t~o 
favo'r''áveis que logo pr-·ovocariarn acusaçêles de durnpir1_g_ contra .a 
Embr"aer". 

A cuidadosa politica da Embraor rendeu COY1siderâveis 
dividendos à medida que os problemas com os EUA começaram a se 
acumular. Em 1975, ocorreu a desregulamentaç~o do transporte 
aéreo regional norteamericano. Suspenderam-se as exigencias de 

ut i 1 i:z.-::tç~o de gr'ay,des jatos pêU"i':i 1 i·r-1h.::ts de baixo trófego e/ou 
cu:--... ta distància .. Isto aby·iu um vasto merc<:<do (os EUA sG:o o rnaior 
mercado de aeronaves civis de todo o mundo) para avibes de vinte 
assentob. Naquela época, poucas empresas aeronáutic~s tinham um 
produto compativcl com o est~do da 
custo operacional .. Nenhuma delas 
Bar-,de-i r .... ante. A tend~Y:ci a ger ... al, 

possui a 
até ent~o, 

um produto 
fora no sentido da 

produç~o de aeron~ves que se tornariam anti-econbmic~s à medida 
que seus custos operacionais disparavam para o alto na este·ira 
dos choque~ do petróleo. Um avi~o turbo-hélice, n~o ·pressurizado, 
de concepç~o rel-~t~vamente avançada como o Bandei~'ente, 

defrontou-se quase que solitariamente com um v~sto mercado 
poter·,cic\1.. Haviu, ey·~tretC~.rtto, Ufll obstáct_tlo p:-tY'a SlJa venda nc• 
merc~do an1ericano (e internacional) sua homologaç~o pelo FAA 
<Federal Aviation Administration). 

As autorid21des brasileiras sentiram-se discriminadas cc•m os 
expedientes protelatórios do governo norte-americano; a ponto da 
'''r"'es,er-•va de rnei"C2..dc,'' para aviêíc-s leves, sob c:\ ógide do L\Ccrdo 

Piper-E~braer ter sido entondida por alguns co~1o uma mc:dida 
retali~tória. A ncgociaç~o ~ncontrou uma soluç~o d~ com~romisso. 

O IFI, lig2.do ao CTA, mas ·r1a épocz... Cedic.:\do quase que 
inteiramente ao apoio à Embraer, tornou-se o órg~o homologador 
brasileit .. o, e em 1978 o Bar1deirante foi devidamer-;te C2'r''tificaGo. 
Est.a foi uma vitória diplomática e comercial da· maior 
impor ... t~\ncia. Seu .::·,lcar-1ce pode ser avaliCI.dcc pelo fato de que dos 
cercco\ de .ltOO Bal"•deirant;:~s corsst·f'uidos, 2lrG fc)"Clf:l expo'r-·t.:::.d·:~s .. 
Destes, permanecem em operaç~o nos EUA. 
existem mais Bandeirantes em operaç~o 

americanas do que e~ brasileiras. 

verdade, atualrtlEnte 
companhias l .. ,c.:rt e-



231 

O pape 1 dcsernpcy·,hado 
Extcl·"'iüt .... !:>S (MF:(E) ·n2(.:::, ficc•u 

pelo Ministório das Relaçbes 
~imitado a este episóiJio cspeciffco. 

Ao contr6rio, do rn2smc modo que cor~ outras ag0ncias civis e 
rnilitares, ele vem dcsernpenhando urn papel vit~l para a exportaç~o 
beril sucedida dos pY'"odutos da IAeB e, er11 gey·al da iY1dústria de 
rtlatet"'ial bélico brD..sileira .. A venda de 41 XiY"1gus à FY'"aYJÇa., por 
exemplo, foi igualn-a?r,te o ...... esultado de uma intensa aç~o 

diplowática. 

Após a homologaç~o america~a, a Embraer passou a lutar por 
uma boa posiç~o no cenário int2rnacion2l. 
tanto o mercado dos paises periféricos, 
centrais. Possuia as vantagens de um 
resistente e a preço relat ivameY"1te baixo. 

COfllC• 0 

produ te. 

Ctlrnej;;;\-r;do 
dos p..:-:.:l. ses 
eç::or,brnico, 

O mercado militar fornecia uma perspectiva cornpletamente 
diferente. A adequaç~o do Bandeirante era limit~da e~ maioria de 
seus cliQntes militares potenciais erc"l.fll países do Tc-·r".ceit"'O fr1lxr,do .. 
Ele oferecia pouc~s vantagens compar~tivas alern daquelas 
proporcionadas por preços e condiçbes de venda que, no entanto, 
eram bastante atraentes. O sucesso das versôes militares do 
Bandeirante, às quais correspondeu cerca de um terço do total das 
expartaçbes efetuadas, parece ter sido induzido pelas diversas 
circunst~ncias que melhorar~m sua aceitaç~o no mercado 
intel·"'nacioYJal civil ... 

Existia, por outro lado, uma mudança marcante no tc•ca~te à 
politica de. transferência de armameY.tos dos EUR, que fixaram 
tetos quantitativos e qualitativos para a aquisiç~o de 
equipamento militar ... 1=-or pa:i.ses do Ter--ceiro Mund·"::~ .. Ern ConsO"f"!2.i'""Jcia 
com essa mudança de politica, o irnpacto do choque do pet~óleo 
desaguou 
petróleo 
aume-y.t o 
Terceit"'O 

num aumento do poder de compr~ dos paises produtorGs de 
de' OrieY.te !Ylédio, que t .... efoY'çaram a tenC:é.-·(,cic"\ pare:~ o 
em gastos em armament6s, j-á em curso nc•s paises do 

Mundo ·como um todo. Adicio~almente, os pro~utos 

militares dos paises centrais dos quais os países do Terceiro 
Mundo até ent~o se valiam, começaram a apresentar 2quilo que vem_· 

.sendo chamado de ca...-.. acterísticas. 11 bat"'·r-..ocas", isto é, aprese·r.tar ... 
níveis C<:\da vez m~.is elevadc•s de so·fisticaç-:3o e custo, sem 
melhora correspondente n9 desempenho. Essa sofisticaç~o 

excessiv·a demar-1dava um ext-r-'Ê-.mS\meY""tte a1to requisit·:~ de peças de 
reposiç~o e de treihamento, para possibilitar a manutenç~o e 
operaç~o pertinente dos equipamentos. Estas condiçbes tornavam
nos quase proibitivos nas condiç~es do Terceiro Mundo .. 

o efe i t ·=• líquido desses e oc.:.·r"'rbi'"":C i as foi a 
cr .... iaç~o de um '11 nicho'' no merc-ado ·de arma:112"l'""1tos do· Tcd'CE·i·r'o Mc~~1do, 

nos quais equipamentcs de baixa complexidade, mas ao mesmo tempo 
resistentes e eficientes, puderam enc9ntrar boas c•portunidades. 
O Band2irar,te, cou:o muitos outros armamentos brasileiros, se 
t::.'l'"iC.:::\ix.:\ram pE:?"r"'feitc:ifJIEnte Y"1este nicho, e alc.a·nçol...t ttrn recor·de 
significativo de vendas. 
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·rar~to as YOl~d~s civis, co~Jü as militar~s, desf~utaram de 
condiç.'êíes fif'"1anceirw~~ atr"""aentes e, devido à pol.ítica da FÇH:-{, de 
postergar seus prTpY·ios pedidos em beneficio da Embraer, que se 
tornou capaz~ assim, de garantir a pronta entregatdo Bandeirante, 
num mercado de conhecidas condiç6cs adversas, no qual os 
forrH:::cedores tradicioi'",ais estavar11 firr;1er,1E'l,.Jte c•:•l'"ISOlidz~ck•s, 

tornando dif.ícil abrir um~ brecha nas suas posiçbes. Neste 
co·r,texto, a Ernbr"'ê\eY' optc•u por"' ur,la política de gr ...... ande 
flexibilidade na adptaç~o das especificaç~es das aeronaves aos 
clientes, e po·r'" uma política de vei .. tdas e mar-,utenç::to bast2Y:te 

orientada para o cliente. Diferentemente dos fabricantes dos 
países centr ... ais, a Ewb·r"'aer estava deterwinada e p·r!?pZ·ü"'Ctd.;, para 
atender a demandas particulares para suas aeronaves. Ela utilizou 
os conhecimentos e a· habilidade do seu corpo técnico para a 
al ter"at"' os modelos e l"",aciol ... Jal idades ·dos cornpont:::·ntes de seus 
pY'odutos, tais ce<rno motol---es e avibr1icos; el.::~. se dispos a 
reprojetar o espaço interno e/ou desenvolver variantes para 
aplicaçbes especiais- dentro de limites razoavelmerite amplos e. 
a pr"""eços igua1r,1ente razoáveis. As ver"'"sí:ies militar""'es, de 
autonomia extendida, tornaram-se adequados para fins de 
patr"'ulh.:J.mento; a fuselagem do Bar1deirar-1te fc_.i adapt<::\da a 
difey'erü;es rnotor"'es, avibi'"1icos, e 
combustjvel e cargas transportadas. 
leque de modelos, que variaraM do 
transporte de pes~5-Dal .. 

c.:,pacidades em 

Ele ser"'viu de 
pat }"U 1 hament o 

A. EmbY'"aer t ars1bérs1 1 OQ"r''C<U pr""ep~trar-se par"' a 

tt:?rmcs 
base p,:,ra 
marítimo 

de 
urn 
2.0 

rcspc.ndeY"'"., em 
termos bastante satisfatórios pelo desempenho dos seus produ-tos. 
Ela passou. a oferecer treinamento para pilotos ~ manutenç~o, 

assim como assistência permanente para seus clientes em escala 
mundial. Ela se dispo~, mais facilmente do que as Empresas já 
consolidadas no mercado, a realizar modificaçbes posteriores e 
COY"1Siderar as Y1ecessidades da clientela.. Esta postura só foi 
possivel graças ao alto nivel de qualificaç~o de seu pessoal e·à 
adequaçào de seus eqLtipamentos e instalaç~es. ~ Embr~er cresceu, 
basicamc:>nte, at1"'avés da exploraçi::\o::.) cr"'iat i v a de v.:~ "r""' i os 
fornecedoras de componentes (e de tecnologia) estrangeiros e de 
do pais, o que lhe permitiu uma ampla variedade de c1pçbes para a 
montage~. final das aeronaves, de acordo com as especificaçbos 
t"""equE't'idas pel<:•s clientes.. Adicionaln1ente, e.s expo·r-·ta.çbcs da 
Embraer se beneficiaram de de uma séri~ de politicas d2 apc•io, 
origin~das e coordenadas pelo Conselho de Seguranç3 Nacional 
(CSN>, e enfeixadas na Politica Nwcional de Exportaç~o de 
Materiais de Emprego Militar IPNEMEMI. 

O Bandeirante inaugurou uma longa linha de produtos da 
Embracr e cor1tribuiu para estabelecer uma estratégia comercial 
caracteristica. Seus produtps n~o só s~o fornecidos com uma 
tolerf:1ncia i Y"ICOnl!Jfl'l 2:3 demandas e especi fic:açôes doe:. cl ier·~t: es, 
coma s~o vendidos se~ grandes restriçbes politicas Q em condiçbes 
financeiras bastante VCd'"Jta.josas., ao rní2smo tempo em que é 
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A Ewbraer 
guiada na escolha do~ seus produtos por dois critórios básicos: 
cuidadoso. escc•lha do ''Y1icho'' de n1ei .... ce<.do que pode se·r'' explc··rado 
v a nt a.j oswwc:~--~ te, c 
a1"1al i sarJa em n1aior 

St.té?l. PY'Ópy·-i~.'1 estrG·tégia tecnológicn, 2 seguir 
detalhe .. 

O primeit"'o critéric~ cor,stitui uma dE.lfllOI"'!Straçao da 
competér-;cia e wuttu"id2lde da empresa .. Ele depende da c2pacidc::"\de da 
Erobraer ident :i ficar ur11 detey·rnir1ado nicho de merc.3do; pr"'essupêie 
'~Hil tempo de y--eaç&c. suficientemente reduzido, de modo a peY'mi ti "r"' o 
proje?to, a f'abr"'icc:..çZ:(o e 2.. cc·loci:lç2"to à. ve·nda do ·rl':•vo p·roduto, 
ar-1tes do aparecirnt::Y·Jto de cornpetidoY'eS .. Isto p•:•ssibilitc.u. E\ 

exploraç~o de condiçbe!:i de mercado quE· air1dê:\ Y1ilo hEtviaw chc.:unadc 
a .atenç~o das emp~esas dos paises centrais, cuja capacidad~ 
econômica era inegavelmente maior. Ou, de maneira alternativa, a 
explor".:\Ç~ü daquelas Cü) .. 1diçôes onde a ernprE•S",i:.i ap·r"'ec,c-ntc:;sss- um2. 
var1t.3gc:r:l sigl""tificE.<.tiva sobJ"'E? os seus CC<I"'ICC<i"'('e)~Jtc!:;. H e><plc•r"c. ..... ç2:o 
siY1Ct"'01"'1i::ada e bem sucedida de tais "nichos 11 ter11 sidq 2. espi rd-~a 
dorsal da sobrevivência comercial 
compor1ente de se1..t dese·r,vol vimer,tc,,. 

da Ewbraer, e 

Estas cc,nsiderçt;es dâo 
i nt ·, .... i g:J.r.!.t cs: cc.roo u.wa c:mprcs21. 
i"1tl\"tdo, póde s.:\ir ... ~-se t::to bem 

demonst J"'ado ser de 

margem a uma série 
t i:'lo jovcw, de um p.:; :í. s 
Y1um tQmpo t~o curto? Sl 

alocar 1becursos e a 

de quest ê:es 
do Terce-iro 
ErnbrcE::r tem 
O'r"'ganí :::.:.."'i.ç::.1o 

necessária para manter-se em dia com os pro~ressos e requisitos 
da avi~ç~o mu~dial, agregar seus recursos e meios, prc~du=indo 

~.incr'onicamei ... ,te l~•C<V•:•s avii.:les, de waneirc\ a Cltc·nd'i:?r· dc·tc·r·miY.E1d2.s 
demandas e~ termos favoráveis num mercado altamente~compctiti~o, 

tradicional~ente dominado pelas firmas dos paises centrais. Como 
ela pode enfrentar tal ambiente: multi-determi··n.:tdo? Onde ela 
EY1CC.Y1t r OU os recursos ir-,dustriais 
esses sucessivos desafios? 

A resposta 
decisól·""io, suas 
scguit .. , analisado. 

parece 
amb i ç:)es 

e'f',co·nt rar-se 
tecnológiCi::\5 

r1ecess á r i os 

no seu segt\f'idO cr·itério 
e seu enfoqtte integrado, a 

~· .. Lt .. ~-~-.8 E .. sJ 'r- at.1.g_t_,.::t 1 nt ~r.::H;I a da Emb·;-2'\1~\ .... :_.8_!/IOnt a ur.:D_,_do "fl1osE~ i cº
T t?CYp-, l ó o i c,-," 

Os eventos êipCIY'entemente "casuaisu, acima me'f',ci.üY;Ctd<:.s, fc,·ram 
cuidadosamente absorvidos ao lol'"IQO de ai~JOS e adiciOY1ados às 
motivaç~es estratógicas singulares da Embraer. O· fato de a 
Embraer possuir, desde a sua instalaç~o, um modelo d~ sua própria 
conccpç~o (result~do de anos de dedicaç~o e de estudo do CTA ) e 
de ter desenvolvido a capacidade de adaptá-lo de acordo com a 
dernur-.da do rne'r"'C3do ou dos.cliel"",tes, foi um f..3to:" Cr"':itico .. Esta 
expet"'iê'f,cia jamais P<=·deria ter"' sido obtida via a associaç::to cem 
outros fabricantes. Além do mais, a Embraer tirou vantagem de 



algum~s práticas costumeiras da ind~stria aeronáutica, adaptando
as ao seu pl ...... ÓPY'io crJ·f·oqur.: tcci .. ~ol ógicoM 

O elemento básico da concepç~o d3 Embr~er foi o fato de que, 
no fundo, ela valori=ava o fato 
Terceiro ~lundo . Ela n~o poderia 

pc"'is do 
esperar encontrar prontamente em 

seu mercado doméstico, os componentes q~e necessitava. Nem r~esmo 
podet"'ia fazer seus pedidos "sc•b er•corlv2·rsda": i'"1~0 existia 
capaci~2ç~o nacional para produzi-los. Cada um dos avi~es saidos 
de suas oficini3.S foi o resultado de uma decis:3:o cuidadosa de 
fazer, comprar no P~is ou importar, cada um de seus cornponentes. 
Esta decis~o foi sendo iterativamente reconsiderada~ à medida em 
que iam-se alterando as c~pacidades da própria empresa e as da 
indústria nacional, permitindo que u~ dado componDnte pudesse 
passa·,..... de uma categoria para out·ra, poi'"' Y'azbes de c•t--dem 
ecc•nômica, tecY"J(:<lógica ou e cc•mercial. Istc• sigY1ific~\va que um 
dw.do pr""oduto e sue\s. va.Y'i.:1ntes estivessem sE·rnp·re Sl_ljeitos ac• 
escrutinio e abertos à modificaç~o de seus componentes. Cada um 
deles er--a, de fato, u.ma 11 mistura integrada~~ de vár"'ios compo:--:er:tes 
e tecnologias provenientes de ~ontes diversas. Este ponto de 
vista ni:\o repreSC't'd;;;:,va tar-1to uma escolha 11

filosófic~ .... c•:•mo urna 
imposiç~o das circunstàncias. Mas é verdade qu~ a Embraer n~o 
teria sido bem sucedida caso n~o tivesse desenvolvido a 
capacid--.:3.de de agY"·egaY' vários c:-omponentes em tc•t.:1.l i d.: ... des 
integradas .. 

Essa .. mistura integrada 11 estabeleceu papéis (e proporçb2s) 
variáveis para a empresa, os seus for~ecedores ~GcioY~ais e as 
companhias multi~acionais coligadas, no tocante ·à produçZo 
efetiva ou ao fct"'necin1e1~to de cada produto. Por outro lado~ uma 
dada composiç~o poderia ser rejeitada e alterada, quando fosse 
necessário atender a uma determinada dewanda esp~cifica ou a uma 
projeç~o do mercado. Ela também permitia uma crescente 
nacionalizaç~o de componentes, com urB grau de liberdade maior do 
que em outros empreendimentos de complexidade tecnológica 
semelha~te, sujeitos a req~tisitos de indice d2 nacionalizaç~o às 
ve::e~3 contra. pt"'c•ducentes~ D"-'\dü que os córnp<:<YJ2l'Yt c·s e,.s 'c rctYig e i i ..... Cs 
podiam se~ usados com pouca dificuldade, devido à ise~ç~o de 
restriç~es às importaç~es dos mesmos, o que derivava da 
import~ncia estratégico-militar 
uma estratégia mais flexivel 
for ... necedc•r~"'2S 1'"c21.c i o na i s. 

da empr-esa, foi possível sc::gt.ti"r' ... 
e segura de c<=qJi:.cítaç:::to dos 

As ae~onaves diferem de outro5 bens industriais similares, 
tais como automóveis~ Apes~r de ser um produto seriado, o avi~o é 
fabricado (economicamente) em escala reduzida: coffi baixas 
cadências de . produç~o e em pequenos lotes .. Os c:oy-,surni doY'es 
geralmc=nte especificar~l algu·i'·,s dos compoi'"l2i"'lt:E·5 dos -c .. vib:as. que 
comprJm, os quais diferem do r~odelo d~ produç~o p~cr~o. T~mbérn e 
comum que estas m~ldanças i~1pliquooo na modificaç~o de painéis de 
~,cesso (por-tas pi·"'i·ncipalrnt?nte) e no l::.;_y-•:•ut da c:u::·r~=,·,~~s.ve.t 

juntamente com outras mudanças menores. Também é uma prática 



comum da indústria acro1~áutica que um dado rnodelo dé origem 
grande nómero de v~riant~s durante sua produç~o, devido à própria 
exp~ri&ncia produtiv~ e operacion~l do mesMo. 

A ~mbr~act' se cn2ontrava num~ rnclhor posiç~a do qlJQ a maiori~ 
de seus competidores para beneficiar-se destas necessidades de 
alter~ç~es. Ela ~stivera sujeita a projetar seus produtos já 
tenda em mente possiveis mudanças. Ela conduziu estas práticas 
mais aléM. Fez uso de suas vantagens relativas no toc&~te a 
custos de mi:to-Ge-obr--a, jUYJtameY1te cow seu er1foque de nmis.tl.l·,-.a. 
integrada''. Na m0io1Mia dos casos, as mudanças espocificadas pelos 
clientes demandavam componentes de seus próprios paises. Parecia 
natur"al volt.::n· ... --se a u;1i tipo de pt".f,tica de fc\b·r"'ic.::,ç·êio sob 
especificaç~o, que pudesse transformar a necessidade de 
i~portaç~o da Embraer, por motivo de ~udanças r~queridas pelos 
consurnidol~es, em u~a vantag~m mercadológica. 

de ·pr--oduç~o, por ouitro lado 5 

geralmor1te visavom melhorar sua proporç~o entre desempenhe• e 
custo. No caso'do Bandeirante, as modificaçbes introduzidas e as 
varia·:--1tes 'produzidas fot"'am muitas~ Isto foi lE·vado a E·xtrernos. De 
tal man2iY"'a que, segur1d•:• s-e comeritC\ 'f10 ~rnbito da erJ:pf··esa, ma1s 
roodificaçbes SGmontc aumentariam os custos, sem 
sofr--c~s~c:! qualq 1JI2t" r;H?lhor--a sigl'"sificativa~ 

• 
As demand~s de importantes compradot~~~ froqu~ntcmente 

requerem mudanças no produto Co na produç~o) qLte aumentam 
excesiivamente os custos. Essas mud&nças variam de modific~çbcs 
·na fuselage-ral, lc•calização de hcl'r"'~j _ _g_oit""!_Í-:. e compor:1c:rd;es, ctté o 
requisito de itens de procedência estrangeira n~o-p2dronizadc~s. 
A Embraer ~ecessita avaliar muito cuidadosamente se tal tipo de 
pedido pode ou n~o ser aceito. Em principio, concordar com 
qualquer pedido deste tipo constitui-se em uma vantag~m come~cial 

muito importante. Mas, o próprio fato de que a Embracr faz _muito 
n1ais d·=· q1..1e qualque-r out·r''a cc:mpanhi.::t, req!_ter" a c~tpacidc;de de 
distinç~o dos limites, a partir dos quais o desejo de atender o 
cliente poderia volt~r-se contra seus próprios interesses. 

co-prodLtç~o do Tu~ano com a 
razOes levaram a Embraer 

Short Drothers, em 1985. Uma 
a fazer concessôes para 

concorr~ncia estabelecida. Talvez a principal 
tremendc: valor prop2gandistico de fo~ne~er o avi~o 

sé i'" i e de 
gar.hai ...... a 
si de• 

da RAF, vencendo uma das mais disputadas competiçbe~ das ul~imas 
décadas, com mais de uma dl_tzia de participarr~tc:s.. O COY1trato 
assinado previa a modificaç~o de tantos compon~ntes, buscando 
melho,~as no desempenho, q~1e os empregados da Embracr apelida)~am a 
vers~o do -rltcano para a RAF de ''Super Tucano''. D2 acordo com 
eles, ~s roud~nças acarretaram urn co11sider~vel ~umento do custo de 
produçào, o qual s~ foi parcialm2nte transferido ac• preço final 
do pr"'C<L..•_t-to .. _ Isto, uma vez r11ais., r"'eflet iu. a disp.:.siçi::o d2 Embr-... =<.21_.._ 

em desenvolver varia~tes que serviriam para atende~ a demanda dos 



cor.sur11idores, em cel· ... to pe·, .... ioc.l•:•, e que possibi l itElf"iaw o au.n1E·Y1to 
das suas próprias c~pacidades tccnológic~s, m2smo que sob pen~ de 
algum prejuizo fi~anceiro momentóneo 

que mais bcnéfic~~s 

pt"'azo, acei tar1do, ao mGsrr.o ternpo 1 o supo·"'ifJ1er;to ·E>xteY'nO de i ter~s 
secundttrios do pOYJto de vista de ;-~ua estratégia tecnológica., foi 
-e continua sendo- o elemento essencial que tem possibilitado 
ec prc•cessc• de ap·rendizagem tecr-.ológica da IAeB. Este pY'Ctcesso., 
p·:•t... sua vez, parece te't"' sido plasm~do por du21s "reg ...... as de 
conduta" e urn fl1c•te conceitu.:il: ''corn2ç<:-..r dc:c iY"::í.cio'', 
frei .. 1te Y1a e!5C~da tecn•::<lógíca'', e a percepç~o do 
''filhote'' tecnológico. Tomados conjuntamente, 
elementos consti·tuem-se no núcleo dos mais originais 
er-1foque t 8Cl'"1C<lóg i co da IAeB, que der-1om i n.:-,.mos 
tecnol ó g ico 11

• 

11 acirn~~' e er11 
t·e-rJbif!2TiO do 
estes 
c\spect os do 

11 il1C•saico 

"Começar do iY1ício 11 e 11 galgaY' a 'escada tecnológica 11 s~o os 
duas liç6es importantes que a IA2B vQm aprendendo na rnais dificil 
das escolas, a experiéncia pr ... ,t,t ica.. A simples irnportaç-~6 de 
1'pacotes 1

' tecnológicos, p·rontos para uso irnc:diz,to, prc•vou-se 
extremamente decepcionante para o aprendizado tecnológico em 
outras áreas. A mera operaç~o de um pacote relativamente 
sofisticado deixava poucos efei·tos duradouros, aléM da 
capacidade- limitada, diqa-se de pc;ssagem p<::\rt:"\ o seu uso 
confoy-ro<? 
poucos, se 
pt ... Ov•:tu ser 

as instruçbes. Os 
algum, decorrer)tes 

um b~co sem saida no 

desenvolvimentos 
uso: a 

lOYlgD PY'C\ZO. 

Os responsáveis pela IAeB, e o mesmo poderia ser dito em 
grande;: medida c:,1 r-elc..;çac, àqueles e-rJVC•lvidos com a indústria de 
armam2ntos em geral, a qual enfrento~ proble~as semelha~,tes, 

estavar:l muito consci:-,~-' ···s de que ter..,i2.rn que ''::=tbY'i·r~ o p2.cote'', de 
modo a adquirir cont1ecimentos que poséilitassem algo mais d9 que 
a simples pr ... c,duç~o de equipC:H!Ú~·YJtos sofisticados. Urna dupl?' 
estt .... atégia daí emergiu: p•:•r Ltm lado fázia-se r,ecessét"'io enT"'"='c~cct·r 

os problemas tecnológi~os, ou ·os pacotes, analisando-os de uma 
maneira ordenada, 

tinha de qLte se 
lucratividade., por' 

apr ... ender 

em fases, do começo 
astar ~isposto a 

ac~ fim. 
troca r-' 

Isto signifícava 
o tempo, e a 

um período- mais e,<tenso de esp2ra e estudo, de 
tu~o aquilo que fosse importa~te para ser 

Um ponto· impol~tante desse processo era a incorporaç~o dos 
2spectos essenciais e criticos de um· dado probl~rnê ou pacote 
t ec·no lógico.. ·cer--t .::Hllent e, r-.~.<:.· se · pc•de·," i~ c>s pC?·r;;;:.r pc-net r·;;:1·r qu.~t 1 q 1-tS:''r"" 

área discreta em seu estddo da arte corrente. Desde que fosse 
necessário e con\'eniente (para 
estratégid tecnológica definida), 
estágio tecnológico mais baixo, 

.:;,"i:: -··;~Jdc·r 
ti ·nha-sc 

às 
q UC' 

acessivcl, n1esrr.o que 

da 
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pc•uco obsoleto. Tinhe.-se que 11 ComeçaY' do inicio 11
• Ei'"Jtê~o, dF?pois 

de ter absoY'Vido a teC'f!ülogia de$te E·st.:1.gio mc:is !:Jaixo, mais 
tal vez pouco, poder-se-ia caminhar simples, 

adiante. A E'5Ci3da urna imagem clara dos passos 
suces~:;. i vos e sofistic~dos que a IAeB vem 
seguindo Y10S 

pr··évio Ce que 
últimos ar1os .. Ela se be~eficiou do conhecirDento 

urn desenvolvimento posterior era poSsivel. Enquanto 
se estava em consonància com o estado da arte, sempre se podia 
saber qual era o caminho a seguir em frente. Além do mais, 
estava-se motivado a alcançar o estágio mai~ alto possivel, 
ava1'"1r;ando l ....... umo ao dc·:gY'au final, "scrnpr''e acima e em frente ·na 
escada tec'l ..... ,ológic.::\", até que? o está~jiQ ir,teY'i":.::\cic•YJ<3l ff:.sse 
alcançado. 

Descr·-ito desta m::::Y·:t:.-?ira, tal enfoque pod·2ria sc,fre·r"' de uma 
grave deficiência: como se poderia identificar aquelas linhas 
tecnológicas nos degr'aus mais baixos, ou contempc·r~neos d~ 

escada, nos quais valeria à pena investir os limitados recLtrsos 
disponiveis? Este erQ um problema sério; Repetidas vezes, algumas 
linhas pareciam desinteressantes no inicio, mas, posteriorroe~te, 

o cont Y'O 1 e 
de , .. ,ada 

das ~~sm2s provou-se de caráter vital~ 
adiantaria perseguir-se linhas que 

P.:•Y' outro lado, 
r"'esu l t asser:1 em 

atvidades anti-econômicas. Tratava-se, ar!'tes, da capc:cid,3dE· de 
linhas realmente interessantes a longo distin~iuil .... quais 

prazo, de.quelas 
i"l~o-1 ucr""'at i v as, 
dese;r,vo 1 v i r,1eY1t o 

eram as 
que seriam pouco importanmtes o~~ sirnple~mente 

evitando-se des-ta man~ira a repetiç~o do completo 
da tecnologia aeronáutica em todoi os ramos. 

A Erobraer, na verdade, conccn·trou-~e, conforme já foi 
sal iel'"1tado a·nteriOY'me...-.te, Y':aquelc::s oler:1E"Y·:tos de:finidores do 
avi~o coroo produto final. Ela deixou de lado c controle sobr2 as 
áreas de motores e de aviónicos, privilegiando o dominio sobre 
aerodiy~~r!l:i:-ca., fuselagem e iY1tegraç::.1o do projeto.. !Ylesmo ·r~e-ste 

car11po Y'estr ... ito, ela ainda poder"'"ia ter subido na sofistica.da 
escada tecy,ológica com a inter1ç~.:~ dE' exr::<.UY'i-la .. Isto ir11pl ic~.Y'ia, 
entretanto, Y1Um custo eYiOJ·"'"rt112, · d,~~d·:' que tel ..... ia qu2 repetir o 
processo completo de desenvolvimento doS palses ccntr~is. Ela n~6 
fez isso, mas foi capaz, ao invés, de seguir celeremente ao lo~go 
de toda a escada tecnológica, de m3neir~ a alcançar um nivel de 
igualdade CC<i1l os países cc::;:·i:rais .. O "pulo do ·gat.:•", q1.1e pe;"'rr.itiu 
um desi:?YJVC<lvimer~t.::• t~o r ... 2q:Jido foi a noç~o de que alguwê: ... s 
tecnologias p·r""oduzern "fi lhotesu, El'"1quar-,to que outi ...... as ·nàc•.. Urna 
dada tecnologia pode ser avaliada corno sendo cap-::'tZ de pr"od __ uzi·r 
"filhotes 11 vitais, e· desta mar;ei·,.·a pC~ssu:il...... um v~1lc<r" intrínseco 
desproporcional às suas aplic2çb2s inJediatas e a seu custo 
associado.. Este foi o critério fí...-:al para a seleç;:;:o de 
tecnologias - para a produç~o iridustri~l ou jemanda da cliei~tela 
- que iriam merecer a atenç~o, 8M termos P&D, por parte da 
IAeB. Con~titui-se no elemento central. da abordag2m tecnológica 
da Embr"'"aeY' ... O critéro serviu 
que dever~o ser desenvolvidas 

para distinguir aquel~s t~cnolc•gias 

mc·d i i:1nt e i 1"1Vest i rn:::·nt o e p2sq ui sa 
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dcnt\~ü da própri,:t cor~'Pi"e<;:,,::\, ou a nível r,;.:tcion<J.l, c: aquc·lC::\S que se 
espei·~<::\\/i:\ C\dquir--it"' "'::·r-- meio do C-i..1pitetl ti .... C\'(,snacio·(,c~l. 

O C'('Ítt'?r'""io· do 11 filhote tec-.-·jológico 11 pey•mitiu evidenciar a 
e>-:istéi,..,cia de dois tipos de .. tc·CY:<:•lüfJiCis-chave'~., so!:YrE· as quctis 
se dovia prestar atcnç~o a c~da degrau da e~cada tncnológica. Por 
um lado, existem aquelas óbvias linhas tecnológi~as promissoras, 
cc•mo a dos i'"10VOS materiais ... Estas ap·r--es=,el .... !tEIT<l um potey,cial 
tecnológico e comercial evidente e independente da situaç~c· 
especifica em que se encontre a empresa ou o pais_er~ análise. Seu 
poteY",cial, ern teY'r,1os. de Cesenvolvirner,to futui .. 'O e de "filhc.tes 11

., 

tende a fazer com que todas as ate~ç~es nelas s2 cOYlccntre. 
Er,tr--ct,:U"'•to, eHistc;-rll outr"as teci"'lülogi.::.\s igualr,1entt? "fér--teis" que., 
ernbor'·a menos 11 g lamu·r"··osas 11

, pr"'ovam seY' igual me·nt c· v i tais.. Este 
tipo de tecnologias se caracteriza por n~o ser encontrado 
comum~nte à disposiç~o no mercado, exceto se incorporado em 
fH"'odutos 
que cst2o 
básicus., 2,s 
comple;:idade 
esser.ciais. 
liberdade de 
pr"ojcto. Na 

vezes do 

o valor ... 
aj us.t al""" a 

vel-"d.:tde, 

corn 
tipo 

delas 
baixo, 

f"'ESide 

fabr""icaç~o 

elas 

in·formaçbes import2Y~tes 
CO'f:sideY'C:\dcts .:~s vezes· 

E~as apresentam um nivel de 
rnas., Y:~o cbstaY:te., sào 
no fato de que garar1tE~ a 

~~s demc1nd~.s 

tecnc•lC<~!ias "ch.:t'-/E? 11 

neccss i_t 2.rn seY' d·:'f<1i nc;das de f1i>:•dü a pC?r"'"rrsi ti r 2. CDY·:cc~pçZ1c• uu·t t:·:<-,crna 

de pr-·'ojetos.. Urn c-xempl•:.• fr--equente~>1eY·Ite rnencio·r;Gdo f,:~i aq~-~::?le dc.~

projeto do motor elétrico multi-polar~de corrente continua. 

Tomados co~juntamente, o conceito 
sequenciQM~~to de Bprendizado de 
cowplc>){idade, e ~\quole de identificar 
chave Ct"l.t ic2s 0 éf?SEY";VC.lV:ÍVeiS 11

, 'tt-r11 

de "fi-lhote 11
1 

t~c~ologias de 
o do 
alta 

pront2mcnte t2cnologias
servido coDo um estimulo 

básico pa·r"a 
f und .:;r:lE~·nt a 1 

o d~senvolvimento continuado da IAs-B, e c.:•rJlO ur11 1 t ern 

busca de inte~rada. Levadas em 
advert~ncias r~lativas 

el~s possibilitar2m a determinaç~o d~ algLtns padr~~s bósicos para 
de Otlti"'ÓS te c no l ó g-i co-

~ .. ~....:t.!'-~~;-~ __ _ll__ C !§_t t~ c~_:U~:._çt.:L"ª----.JL~ .. ff·_CJ..!-::.:':'~ rJ _;~ __ d <3 __ LDltJ. ·('· ~J.~~ ~I ~-.G\._P e ·r:::_ç~p_g_ç ~-::; CI 

é a pal''··t i I"' C os 
estratégia integrada 

. < 

critéri6s tecnológicos acima afirmados 
da E~braer deve ser entendida. A tecnologia 

é o elen:~ento centr--al p:=..:tr-..a a sucesso ir1dustr"'iul da 
Embr-ac:·r--, na rne.dida ero que se constitui Y10 lti'"Jicü po'f:to cr"'íticc sem 
o qual ele n~o pocjey··iE• se de?eY,volvEY'·. De c'eY·tc, Llê11"1E'i·r.;:l 1 a 
Embraer n~o é gciada pela necessidade. de apr3scnt3r lucros, mas 
ao invés, pela necessidade de pro~orcionar av~nços na escada 
tecY"10lógica. 
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Como vimos, ~ estr~tógia d3 Ernbr2or deriva-se d2s suces~ivas 
decis~es de explor~ar opo~~tunidad2S eco~bmicas 8 nichos d2 mercado 
detectadc•s.. É eo t'"'esultado· de um equi 1 i brio iY1stável de 

comerciais, i r-1d u s t r i .=~i s e necessidades 
wet'"'cado 1 ó g i c as, 
desenvolvimento 
er,tend ida cc•mo 

e do desejo., 
tecnológico. A 

uma sucess~o de 

de cumprimento dos requisitos de 
histói·'"'ia da podE SE>"" 

gue Y'es.ponder:l a 
uma ou mais das necessidades acima, mas que est~o sernpre 
contrapostas aos ct"'itérios fi1 ..... 10-is de pr""'og·r""'esso tecnológico. Isto 
n~o quer dizer que n~o tenha havido c~sos de concessbcs, devido a 
razb~s econbroicas, ou esforços excessivos ern prol do 
desenvolvimento tecnológico mas, contrQriamente, que isto tem 
servido como experiências que iri~M equilibrQr suas açôes 
post to::: r"' i ores .. 

O caso do Bande.~ir""'ar-,te, já descr .... ito, pet .... rnite visu~iliza;'"" como 
as principais linhas desta estratégia estavam pres~ntes desde 
seu projeto, concepç~o e produç~o- Os aviBcs produzi~os a seguir 
foram o Ipanema e o Xava~)te .. O Ipançma era um avi~o agricola 
monomotor, fabricado para atender G demanda inicial do Ministério 
da Agricultura e as necessidades do setor agropecuár~o 

bi"aSi lei r .... ·=·· Ele f"epy··ese·r.tava Unl pequeYJO feito teCY";C•lógic.:!,. s!~ta 

produç~o seguiu a linha politica de atender as demandas 
bras i leLras po~ .... aviti2s, um p•:,nt;o import.=\nte p.=.·:-.=1 a ç:,mbier~taç·~.:. da 
empY'esa. O Xavante, COYifüY'i"l1e o c.:,rnc::r~t.::.\do c,·rd;e:.'"'ie="r"··rncnte., ·foi o 

primeiro passo na direç~o do processo de aprendizado com 
estrangeiros, a fonte da experiência indu~trial da.Embi~aer. 

Em seguida, a Er~braer procurou produzi~ o Xi~gu, o Araguaia 
e o Tapajós, sC?guir-jdo o co·nceito de 11 f2ml.lia•• de Z1Eror,aves .. 1-01 

t.tw passo 
variedade 
capacidadeS; 

ousado, que 
de avibes. 

da Er,lbt"'"aer. 
te1·""' sido 

almejava usar· componentes co~uns numa 
Istc•, todavia, provou-se alér11 das 

Os avi~~s- eram dificeis de pilotar, e 
est.e. paY'E-Ce um caso de ênfase e'<cessiva no 

às custas da viabilidade com2rcial. 
c a experibncia ~arsc~ ter deixado 
negativo em termos comerciais. ~ 

fawília do : .. ··a-silia segue, dez ar-lOS 

desenvolvimento t~cnológico 
Poucos deles for~m vendidos 
um significativo saldo 
importante salientar que-a 
depois, os passos dessas 
de viabilidade co~1ercial 

aeron~ves, no entanto, 
bem mais cuidadosa. 

com uraa ané 1 i se 

' 
A motiV?Ç~O que estava p~~ trás do licenciamento dos Pipers 

já foi exposta. Obedeci~ a um impera·tivo combinado muito lógico, 
aquele de capacit&r a indústria ~eronáutica brasileira para a 
exportaç~o. ~ .curioso notar q11e hoje em dia eles s~o montados, a 
partir"' de "kits 11 Piper impor"'tados, numa pequt:-na fábrica 
Subsiditn-... ia, lor-!r:e elas i-r.s.tala-ç:jf.?s pri·t:cipais da E-r:1braer. Es-ta 
fábrica, a Neiv6 está em vias de ·sor transferida pa~a a 
iniciativa privad~, o que permite supor que os avi~es produzidos 
sob licença Pipc:r"' que f.:•l'"',::\fll resp•:•ns.áveis pc,·r uwa p:-n· .... cela 
considerável dos rel~dimentc•s da Embraer nos anos setenta, 
deixat"~M de ser interessantes. 
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e ataque SC•lC• da Ernbr"'aer, o 
Tucano, des~aca-se como o m2lhor e><emplo da estratégia da 
empresa- Ele se oriento~~ primordialroent2 para satisfa~er as 
necessidades da FAD por um ~vi~c~ in·tcrm2diário de ·trein2rr1ento, 
er:lbüf"'~\ j ó. s;.e vi sl Uf;iÜf'·assC?, dc:-sde sua. c.::.·tJCl'?pÇ~D, que esta ey-·a UJ;ia 
aspiraç~o geral do mercado internacional. A ·Embraer atendett 
muito precisamente a deM~nda po~ aquele tipo de aeronave. O 
comentário técnico sugere que na afamada concorr~ncia pelo 
fornecimento do avi~o de treinamento da RRF, o Tucano desfrutou 
da [}"r--ende vant~g~ffl de ser, nào só o avi~o mais recente em termos 
de projeto, ~as t~mbém o ónico que se ajustava aos padrbos 
v i gel'"J"t E·s. J Tuca:'"10 subst i t Lt i u o BaY1dc> i ('aYYt e como bf:·st · se 1 l q.:c_ da 
Embracr, e por si mesmo proporcionou uma grande parcela da 
receita da empresa na prir~eira metade da década de oitenta. A 
E8braer demonstrou uma grande c~pacidade tecnológica e 
ir~dustt··i.~l, projetç"1·ndQ e pi·"'e<du::irldo r.:-~-;!:::.c: ,:tviêro E'W r:lCYJOS de quz .. tro· 
anos, assim corno do uso inteligen·te de su~s· capacidad.es 
mercadol~Qicos e comerciais. 

Os projetos em pleno andamento da Erobraer demonstram um alto 
grau de continuidads com a prática equilibr~da do Tucano~ A 
Embraor está presentemente envolvida er~ três projetos principais: 
o BrasiLia, que visa substituir o Bandeirante como carro-chefe 
das variantes c 4os seus desenvolvimc~tos futuros da Embra~l~, 
provavelm~nte dentro do conceito de '~família'' com v6rias 
altcrn21tivas civis e militar .... es; O El•iD-123, em co·r~sórcic• ccrt: a 
P.Y"'gentil""!a, q':-te ir-,tegl"'.?. a fa~11ília do Brasília; e o z.t .. _,.i[:-(o subsb·rrico 
de ataq1Je ao solo Al~X~ com a cooperaç~o da Aerm~cchi. Todos eles 
se inserem na estratégia acima explicada e deco~rem da aguda 
percepç~o da cxisténcia de um ''nichG'' o~d~ seus competidores mais 
próximos se p~~contram, em geral, há pelo menos uma década. 

O AMX ~OY)stitDi talvez o pas~o ma1s ousado d~ Ernbraer nesta 
décad2.~ Tr .... ata-se do primeiro pt"""'C:d<xto .2)<cl< ... tsi·-.;ar:12lYt~.:· r.1ilitar_ dE:-
sua história, que atende diretamente algum~s das ~eais ambiç~es 

nacionais que nortearam a implant~ç~o· da IAeB. Ele ve:n de 
eYtCüY!tr"ü .:. rnúltiplas e Ul·"'ger·:tes dc·:!E-<.ndas da FAB, e~\1 pax"'tic,_~.la:;"' 2. 

de substituir o já obsoleto Xavar1te~ ~ é porta~or de i~portantas 
il .... to:.var;C.es tecnc.lógic~~s. Ele se EYICC:;ÍJ<a i'"1ltfil ·r:lcho de· :-nC·i·--cadc 
dPstir·,adet a ~.er"onuvcs subs.:ÓJJ_ic<::\S d2 ataque 2 . .-::• solo qLtc- pod:z·rn 
operar a baix~ altitude; cujo competidor mais moder1~0 é o Hawke~ 
Hunter, de 1950. Ele requer, e portanto pren~ncia a aquisiç~o de 
um considerável númoro de avanços tecnológicos no tccante a novos 
rnateriE1is, avití!Jicos e pr"'ojeto de rncctc:c·r"'es.. t11as, C• seu rnals 
importante aspecto é o de ofQrecer à Embraer a opo~tunidade de 
participar de uma associaç~o in·ternacional conjunta para a 
concepç~o e projeto de uma aeror1ave inteiraMente nova. Uma 
experiência das mais valic:csas, na medida em que a cooperaç~o 

internacional tende a SE·Y' da m2.i o r-. 
desenvc~l'tim2nto de pr·~~utos neste cotor, e que coloc~ 2 Embr~~r 
no r:1E?sr.--:c• n.ivcl de· >:.:::::lpi .... l?Si:\s 1 :í.Jc·res d.:.•s pEtic,es ce"fY\.;."iúi!::: .. 
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O Br.wsi 1 ia e um avii:.l'o bimot.o·r' ... , pressurizado, com capacidade 
de vinte passageirCJs, destir-1ad•:' a lir-.has aéY'ea5 regior·,ais .. Er11 
muitos sentidos representa uma modGrnizaç~a do Bandeirante 7 e 
cob~---e c~=·f•l rJH:?lhc•r.s.s signi'ficativD.s urn mc;;>y""•cado flliJit<:< ser:!2lhal·l"tE:· .. 
Ele prQserva os motores tul~bo-hélice e a. flexibilidade de 
projeto .. Vai send~ produzido.ne modida que as prihleiras unidades 
do Bandeirante v~o chegando a vinte anos em operaç~o, e começam a 
Y1ecessital" ...... subst:it:Jiç~o. Nas o B·t'ctsilia rE'pres.E··t,ta m2.is do uwa 
simples substituiçllio. Ele incorpora muito da. alta tec·r~~:·le>gia do 
py·ojc:to do At,IX, fazendo uso das mais recentes tendênCias da 
indústr ... ia atn· ... ..::.n,~utica mundii:\1, corno a da utilizaç'Q~.:)-de rnat;:erisis 
compostos. l-ambem é considerado como base para toda uma séri~ de 
a.et'"'C<r""i~Yes dentro do co·nceitec de 11 farn:i.lia". Pele. rl1EY1C<S uma 

versâ:o de quaY'ent a assey-,t os está y,ç,s i y,t er-,ç·êles da empY'"'esa, p2~ra 

ocupar parte do rnerc2~~~ para este tipo de avi~o nos EUA e na 
Europa, nos anos noventa. Uma gama de varia~tes civis e 
militat"'f?S do Dr"'asi.lia tarnbém está sercd•:• cc.giti:Otd~ .. Em f""'elEt;'~i·.j a 
esta última, parece haver um serio estudo em relaç~o às 
possibilidades de uma v=~s~o de patrulhamento. maritimo de longa 
distância, e de um modelo AWAC. 

O EMB 123, que representa urn esforço conjltnto entre o 
Brasii e a Argentina, encontra-se num estágio Qinda incipie~te, 
havendo no momento poucc•s detalhes sobre o mesmo. T~l fato parece 
indicar um marco ir~portante na trajetória da- empre=a: sua er,trada 
no cnmpo dos esforço~ cooperativos lid~r~dos p6r 2la .. Para tanto 
ela se utiliza, iY,dubitavelmer·,tE:·, da e>-:.pc,r--it.-Y,ci.:t .:tdquíi---ida a.o 
lol ... go de sua existt:-Y,cia e, principalr,1e"í,tE da decorrente de: 
projeto do AMX. A Argentir1a com este acordo tem mais a aprender 
do que o Brasil no setor aeronáutico. Ao quG parece, a 
contribuiç~o argen·tina será principalmente de natu~eza com2rcial 
e t1nance1ra. Se n&o der c2rto, ela _pelo meY:os tnrá servido como 
uma importante abertura e oport•JY1idad2 ~o sentido ~a coop~raç~o 

latii'";o-americaY,2, somando-se . c.c,s esT..:•r .... ç•:•s b~·.:(sil2i"í"'OS pel_o 
estabelecimento de um mercado comum l~ogio~al. O propósito do 
desenvolvirner·,to do avi~o par"'"ece SE·l·""' o me·rcado COY"tti·r:e-:-;C:al para o 
transport~ de carga e ~assageir6s, o qual te~:d2ria 2 aumentar 
casCI se veT'"'if:ique um Pl""e<cesso de i:r;teg·r ... ~;;.çi:':;o ·latir·.c,~-cun;::.ric<::-tY;i:";, d.:' 
qual o p·r"'Ópt .. ""'io ,Et,1B~-123 Seri.:a um p·r'"'irJ1C'2il-"'o p:· ... oduto~ 

Fina:lmerJte, ters1os o ET:.-1B 145, primeiro avia•:• 2Clfr.e·r-·cia.l a 
jato a ser fabricado pela empresa, a parti0 de rneados da próxima 
década. Derivado d~ estratégia associa~a ao ccncei~o de 
11 faw:ília 11

, o aviâ:o terá urn custo de d_ese:nvolvimpnto, e tê~~nbérn de 
fabricaç~o e rll<":tnutenç'bo ·r"'elativ~Hf'H.?Yi"t:o baixos,· devido 2:"1. s:::>u 
pat""el""Jte·:sco c'om o ::.:n .... asil.ia e o E!"'IB-223 .. Seou;~~d·:• dccla.r-.aç-bes da 
empresa, 75~ dos com~onentes do novo avi~o s~o sem2lh&ntes 205 do 
Brasilia. A Embrae~ pensa comercializ~r 60Cl unidades do avi~o, o 
que representa uma fatia de 30~ do U\~rc~do de s~a catego~ia~ Suas 
perspectivas de me,~cado sao t~o promissor~s que el~ pret~n~e 

financiar 60% dos 200 milh~es de dólares necessários ~o proj2to 
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att"'avés de •_tw cc.n~:;Ól"'cio de~ •:•nzo L:r11pre<.:~as cs·cY'Ein~]eii~ç,<;;=. (b.:(ncc.s1 
usuó.r~ias e fc.r"'necedot"'as). (V.c~ia 1 1i~ .. 06 .. 89 e G!Yl 13 .. 06.8'3) .. 

O enfc,que tecnológico:• que viemos descrevei'"!dC• acima, e o 
cc•r-,junto dé\ estr--atégia integr.:ida da Er:1brc:H::-r, adrnite 
simult~neamente, como enfatizamos, duas racionalidades que podem 
dar significado às aç~es descritas. Numa perspeetiva econôr~ico
industrial, ele fornece os meios para a continuidade da atividada 
prC~dutiva da empresa. Permite a ideY'ltificaç'tío, .:tvali.::tçào e 
exploraç~o de nichos no mercado internacional, atbndendo ao mesmo 
tempo, as dema:ndas dowésticas civis e rnilitar-·es. Perr;lite, por"' 
outro lado, a manutenç~o do uma postura de longo prazo, vis~ndo 

um. processo de aprendizagem tecnológica e de c~pacitaç~o 

industrial e pessoal, contando para todo coro recursos limitad9s 
dentro de uma perspectiva il~ternacional. 

Essa estt"'atégia, 
descrevernos aq l_t i com 
anal i t icarnente, mas, 

e a totalidade do 
algura detalhe, 

enfoque tecnológico que 
n~o dev~ ser tomada 

disto, deve 
de siner--gia 

ser"" entendido 
t"'esu l ta do de ur11 pr•:•cesso suas pa:rtes 
constitutivas. As pessoas que de fato estiveram no cc:mando ·do 
pl~ocesso constituem um grupo muito reduzido, o qual 0travessou os 
vát"'ios estágios da história da Er.1bi ..... Eter. ::'is mesr;!as pessoc~s que 
fizet"'a~ parte do projeto 8 lança~ento do Bandeirante, s~o as que 
tém pr~csidido ~s açôcs da Embr~er desde sua fundGç~o. Elas se 
concentra~ fortem2nte em torno do so~Ro de um IAQB completa~ent2 
nacional, tendendo a agir de acordo com uma perspectiva 
eq'~tilibr"ada e multifacetada que se beY"iGficia de sua ampla 
exper-·ibncia e rcn ... L'\ quc1l i fic.:1ç:.':\o técnica: Nr;:ste sc:;·yt ido, E-les 
ambicion~m muito m3is do que servir à _sustentaç~o da existência 
econOmica da Embraer. Compartilham da percepç~o da que, como o 
próprio retorno econômico, a estratégia integrada da IAeB é 
apenas ursl.a fet ... t--amenta 'f'1a busca dos mil-itar ... es brasileiros pela 
autonomia tecnológica, e portanto, na sua conce~ç~o, politico
estr--atégica .. 

R pr""eser,te seç~o ,.procur"a relatE~r o p·r~·ocesso de 
cor-sstitüiç;?;o da capacidade brasileit"'a Y1a t\rea militar ... naval. filais 
do que isto, ela p"r"'e.teY,te- explicar porque Y1t(o se este;beleceu y-,o 
Pais uM parque produtor de equipamentos navais semelhante ao-que 
existe na área aeronáutica ou de equipamentos ter~e~tres. 

~n As principais referêr1ciàs utilizadas 
dos trab~lhos de ~morim (1387>, Andr~d~ (1981 
<1975>, Carvalho {1975), Carvalho (1984>, Flores 
de frn~)atas (1985)., Luz (191'32)., !"1oraes (19G3), 
Vidigal (1383), t.-J,~lket" (19ül, 19[.13) .. 

e 1r:J82) 1 

(19-/1), 

seç-~o p;---ovém 
C.:"lrd os o 
A -For·ça 
(1'37LJ.), Pi·r:to 



243 

A ápresentaç~o do segmento naval depois de• relativo aos 
carros de combate, correspondente ao Exército, e do aeroYtáutico~ 
r 1 ~o é casual. Esta ordem permite melhor compreender o porque das 
dificuldades que a M3rinha tem enfi·"E.I'"Ito.do, desde o fiYtal de• 
século passado, para manter sua capacidade de. produç~o de 
equipamento naval. E, por outro lado, como foi se estabelecendo a 
opç~o de capac~taç~o tecnológica de seus oficiais, que guarda 
iYJtei·"essa·ntÇ?S difer .... c:nças e semelha.nças cow as da.s OtJt·r"EtS duas 
for"'ças. A po~:;síbiliclade de Y'efer"Í)-"'-se c.\s par"'ticular"ide~des dos 
dois outros segmentos/forças singulares já apresentados, permi·te 

·que aprofunderaos a análise de aspectos insuficientcrnente.tratados 
até aqui. A comparaç~o com os outros dois casos, usando como 
t ... eferbncia (com maior assiduidade do que até agor-a) o 
procedimento proposto no capitulo 3, será frequentemente 
ut i 1 izada .. 

Neste sentido, erobora o segmento de foguetes e misseis seja o 
~ltimo a ser analisado, esta seç~o já contém o que pod2 ser 
considerado como uma conclus~o a respeito da~ estratégias de 
implantaç~o dos segmentos e dos perfis alcançados, tal como sào 
esquematicarnente formuladas no capitulo 3. Com efeito, o segme~,to 

de foguetes e misseis, em que pese o elevado valor de produç~o 
que tem alcançado nos últimos anos, n~o apresenta, como os 
demais, elementc•s de análise de impo-r"tt\-i''lcia sigy,ificç:1.tiva .. 

4. 5. 1 AntPcedeY,tPs históricq..§_ 

A Marinha de Guerra 
C•Ci?..Sião da 

do Brasil logo 
vinda da Familia 

após a 
r~ e a 1 'j er:l 

sua criaçi.'1o, 
1803, asst1rn i u 

um lugar de.destaque no cenário latino-aMericano. Por ocasi~o da 
Guerra do ·Paraguai, notabilizou~se pelo seu poderio bélico, 
eY1t~o c•=•Llp.3t"'ável ao das Mari'f'1has dos países cer,trais.~ Este fato, 
que por si só indica o nivel de cap3citaç~o cnt~o.exist~nte ·no 
a~bito da força, ~ra excepcional, tendo em vistQ a condiç&o 
pel-"ifél"'ica e pouco desl?nvolvida do. Pai!'~::.. - r-,a-quela époc.;~, e estavD. 
~ssociado a 6utro ainda Mais surpreendente. 

Ao conseguir acompanh~~ a tendéncia internacional de 
iY10vação te::cr-,ológica do mqmento, de utiJ.izaç~o de hélices, de 
motores a vapor e de cascos de aço Y1as embarcarçbes de guerra, o 
Arsenal de Marinha tin~a logrado a construç~o de encouraçados. 
Estes n-Z.lvios, em Yll)mero de seis, for'am p·l·"o.jetc:idos lücalmey·~te E? 
construidos em tempo recorde, para atender as necessidades 
determir.c1das pe-la Guerra de· Pa1·"'ag1Jai.. O Brz:tsil ·tor-•nava-s:::?, 
assim,o segundo pais, depois dos EUR, a· construir encouraçados, 
no Arsenal de Marint1a do Rio de Janeiro. Estes navios, 
construidos entre 1064 e 1868, part'iciparam da Guerra do 
Paragu.J.i cor:: tay,ta eficiêY1cia que chcg.:: ... ra.n: c·, causar ... pl"'f:CtCI_tp3ç~::.es 

às autoridades norte-americanas com respeito ~o pod2rio nav~! ~o 

D·r-"'ctsil. Ta~·-~to C"r"'E\.Ct':'iSÍr;1, que umi::: notícii.:"t da. épr~.:rc;.-:-~, veicul.:·~da 
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pela §.s_i_~nt i fi_ç__tlr~,~riç!.m em 1886, e><prr:?ssava a py·eoc,Jpaç~iç, de·' que 
a permanecer o ritmo de desen~olvimento que vinha caracterizando 
a Marinha brasileira, em poucos anos ela viria a superar a dos 
EUA, que já ent~o figurava entre as mais importantes do mundo. 

Naquela época, a posiç~o da Marinha de Guerra ern relaç~o à 
outra força singular, o Exército, era, se n~o de supGrioridade, 
pelo rnenos de equivalência. Por várias raz6es, contudo, sua 
importância relativa foi paulatinamente decrescendo. Entre essas 
raz~es, aparentemente a mais importante, se tomarmos em conta 
apenas os determinantes propr_iamente militares, de defesa, er~ a 
de que cabia à Marinha de Guerra uma miss~o intrin~ecame1~te 

voltada à defesa externa, embora tenha sido também a responsável 
pelo transporte das tropas do Exército que foram acionadas por 
ocasi~o dos conflitos internos ocorridos na época. As poucas 
disputas externas em que o Pais se envolveu, relacionadas com a 
demarcaç~o de suas fronteiras, ou as de direitos comercias 
maritimos n~o chegarara a demandar sua pa~ticipaç~o. O desfecho da 
Guerra do Paraguai tornava muito remota a possibilidade do uma 
aliança e·ntre os países do Prata que pudesse ar!1eaça·r a posiç2:.o 
bt·asi !eira. 

Des~e esta época, as hipóteses de conflito mais importantes 
das FFAA brasileiras pareciaw rt:sumit"'-se, Yta pY'.tttica, às que 
envolviam C•S pa.íseS lim:itt"'c•fes. Embora a probabilid21de rnaic•r 
fosse relativa à ocorrência de choques fronteiriços, a Marinha 
também teve que adequar-se, alterando seu caró··ter de marinha 
ocef}.l" .. ,ica, vig.ente até a Guerra d•:• Pa·i'"'c,gu:.ai, p2·r'.:1 c• ce:··r~t,rio 

fluvial. O Exército, na medida em que era responsável pela defesa 
das fronteiras terrestres tendia com o tempo a aumentar sua 
importàr1cia relativa. 

Para ehter-,der... a perda da importànçia relativa da Ma·rinha., é 
necessário, entretanto, incorporar à análise fatores relacionados 
à situaç~o politica do momento. Ao 6ontrário dos oficiais·do 
Exército, os da Marinha, talvez por manterem sua fidelidade ao 
Imperador, n~o participaram ativamente do ·mcvimento que levou à 
Proclamaç~o -da República. Por outr6 lado, a miss~o assuMida pelo 
Exército, de manutenç~o da ''ordem interna') ·e cons·titucional, 
sufocando rebelibes e, concretamente, seu envolvimento direto nos 
acontecimentos que culminara~· com a Proclamaç~o da República, 
consolidaram defi1~itivamente sua posiç~o de superioridade 
política ern relaç~o à MaY'iY1ha. Os c·ficiais da MariYJha ''acatararáu"~ 

por assim dizer, o adve~to das República. 

CoY1t ltdo, a, subst i "i; uiç~c· do M.arechal Deodoro • da ·Fc11'"1Sec::{ po·r"' 
um outro ofi_cial do Exército, Floriano Peixoto, na presidência do 

.Pa.ís, ocorrida alguns anos depois, jé n~o foi por ela aceit2 t~o 
facilMente. Tanto devido ao procediment6 sucessório est~belocido 
cc:m a República, como, talvez, às pretensí:::"ies de c·ficiais da 
Marinha em relaç~o ao cargo de Presidente, o episódio despertou 
ttm 'fc•l'"'te ar-~tag<:<YiiSrllC' entre eles e seus "i·rm~qs de .:-trrnas", dc1 
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E><ét"cito. Este sontir,lc.?i ... ,to culrtlil ... ,ot~t com a R(?VC<lta da Armada, 
ocot"'t .. ida ern 1893., . r,a q1Ji:1l a t•1ar"'inh.::t se ir,sut""'ÇJit~t contr--a a 
autoridade do E)<ército. SintomGticamente, a derrota da Ma)~inha 
custou-·lhe c• que talvez tint1a dE· mais CZ1rc•, 01.1 pP.lo rner1C•s o que 2 
dife)·~enciava. do Exé-r"'cito, a capacidade de suprir-se do 
equip~Hilento que dernar,dava. f-l Revolta da AY'roada rest~tltou no 
bowbaY'deio do At"'SeY.al de 1'11arinha do Hio de JanE,iro e a 
trar,sferênci a de seu equipar,1ento pat'a o Arser-1al do Exér--cito e 
para a Estl" .... ada de Fer"'ro CentY·al do BY'asil • 

. 
O desfecho da situaç~o de conflito entl"'e as duas f0rças 

n~b apenas determinou uma dir,linuiç~o da posiç~o relativa da 
Mari~ha, como lhe retirou a capacidade da construç~o do navios de 
guerra, impedindo o desenvolvimento da indústria naval do Pais 
por um longo periodo. A partir de ent~o, as necessidades de 
suprimento do Exército passaram a ser vistas como absolutame~te 
prior ... itár'ias.. N~c· tanto por serew íri"ç:le\taYstc:s ;;;,s 
t""esponsabi 1 í dades da MariY1ha.. Na ver.dade, o pa-t-r ... ulh0.rne·ntc• da 
costa, onde se conceFJt"r"'ava a quase total idade da populaç~\o e pe:r 
eonde saiam e entravam as met"'cado·r"·ías 'r''espor!s,~veís pela vida 
econVmica do pais, contir,uava sendo extremamente importante. A 
pt"'iccridade em quest~o pat--ecia estar mE•F10S fundaweYst.;;~da ew 
questtt~s de r,at'xf"eza estritamente militar~ e muito roê)is em ·r"'azí:::tes 

de politica interna do Pais e das próprias FFAA. 

politica f'elat íva da· !''lar--i nha., e da 
f11issão a ela. Col ... ,fer"'ida (quest ion2.-..;el con1c• virnos) r,:'3o impl ica\,/a, 
porérn, que Ó l'"•ivel de capacitaç2tc~ técnica dos seus oficic1is fosse 
descuidado.. As hipóteses de conflito e o ÍY"•inlÍfJ<::• pc•ter-~cic\1 

permaneciam inalterados,o mesmo ocorrendo, em consequéncia, com o 
r.ivel de e·ficicáci.~ tecr.ológica exigido par"'a fazer... Ti":tce ao 
il~droigc•.. A tr1ar"'inha n'2to t ir,ha wais· os r11eios necossórios pe.ra. 

navios, mas mesmo ass_iw~ e talvez justç:,rnente p_or 
iSto, passou a pt""ec•cupar-se cada vez 
seus oficiais • 

rnais com a Ci;;lpCiCitaç2(o dos 

Com o passar do tempo, foi-se tornando cada ~e:: rnais dificil 
para a Marinha de Guerra continuar mantendo atualizada sua 
capacidade de produç~o de navios a nivel internacional. Dessa 
maneira, e uMa vez que suce~sivas inovaç~es eram introduzidas na 
tecnologia r.aval, foi aurnenfây,do cada vez mais a defc-.s.agem entre 
este e o nível tecr-,ológicó do irdr11ÍQO potencial coerente com a 
miss~o estabelecida. A consolidaç~o das trahsíçbes. tecnológi~as., 

da vela para o motor ~ vapor, da madeira· para o aço, do projétil 
sólido para ci explosivo, da roda de _pás para a -hélice, que se 
cor-tsubstanci E"il~am no eY,couraçad':' monocal ibl"'"'e, · di-ficultavam a 
atual izaç~.o per'"'wa·ne\~Jte desejada .. 

Mesmo assim, a Marinha, emnora n~o tivesse mantido sua 
capacidade no que tar1ge às condiç~es m2teriais para a produç~o 

dos navios que requeria, con·tinuou preocupada em manter un1 nivel 
de capacitaç~o t~cnológica coerente com. o 8quipamento que 
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utilizava~ a iwp..:.ssibi 1 idiJde rnaís 
pt""opr"'"iartlen·te pol:it:i.ca do qUE' téCl"aic,:\ -dE? prc,du:::ir intct"""("'ti?ttnente o 

equipartlentc• que necessi-tc:1va, a 1~/ar-•ir-tha par"'ece tE?l""' optctcJo desde o 
cürneç·o do século por~ tH11a estr""atégia de capacit.::~çac, científica e 
tecn•:•lógica do seu pessoal que a privilegiava cla·r"'Urnente, e que 
der-,ort1iY"IBTtlOS Y"10 cap:ítulo anter"'ierr... do "que ad'quirir""'' e "corno 
utilizar"'" em detr""irneFtte do "·c.:•r,lo fazet ... ". A r11anutenç~o desta 
estratégia~ de concentrar seus esforços de capacitaç~o de pessoal 
par""a per"'mi ti t"'-lhe a ider-at i ficaç~~o pr""'ecisa das ca-r"'acter--:í.st icas do 
equi pamer,tc• que Y"1ecessi tava, e a cc.rr""'eta oper""aÇ~Q do meswq., em 
detrimr-.?nt.:s da sua capacidade de produç~o de nr;1vios, levou a 
Marinha a uma situaç~o bastan·te distinta da das outras duas 
fot""ças. 

Ar,tes de na deste segmento,. co·f"svém 
indicar alguns outros elementos que parecem 
pat'"'a a adcsç~es da est·r"·atégia citada .. 

ter sido importantes 

As "i di os i rsC'r"'0 si as 11 d a. __ l'-''l"a"'r'-"i'"r-'''-'hc,zo_< _ _,eo__cS"-"e"•-o_t_.Jopape l_·_n;~ de f :!:_r-si c;;t:n ·da 
estr-'atégia de caracitaç~o 

A quest~o qtle nos intriga, e que pretendemos abordar ainda 
que sumariamente é: ''até que ponto a opç~o cornentada esteve 
ir-,fluenciada pel•:• car"'ácte·r ... rnarcadarnente elitista da f'tlari·l'·,h.: ... , em 
compa-r--aç~o cc•m o Exét"Ci te•?" 

É: possível que outr--as razbes, aléw das já citE~das, ter-d-,am 
funcionado como coadjuvantes, numa corporaç~o que apresenta ~lma 

diferenciaç~o social entre oficialidade e tropa eJ<copcionalmente 
elevada. Manter inqiJestior,ada a estrita ordem requerida para a 
operaçito dF- um navio ew i:ll to maY', _ por"' long•'::• pe·r""iodo, supêie, EY"1t )-""'"e 
outras coisas, que a superioridade hiet'2ü··quic.~ dos oficiais 
esteja sülidamer-,te fur-,damentada, até o po"f"·,to de legitir11ar-se 
totalmente. N~o por acaso, o ca~tigo corporal foi largamente. 
utili~ado na Marinha; na verdade, ole foi mantido até mYito temp6 
dQpois do ter sido ~bolido no Exército. Contudo,urn~ monGira rnuito 
Mais eficaz de lograr a legitimaç~o nece~sár~ia à h1erarquia 
requer""ida, en1 co1'"1diç~es de profunda de_siguald.::1de social., reside 
ha di fe-y·'enci aç~o pelo saber, priY,cipalmeY,te quc:n~,do ele é 
pet""'Cebido COfllO útil -E aiY"1da melhor, cor110 irnpresci·,~:dível pela 
parte subjugada.•• 

Há que 
capacitaçilo 
fl1aiores de• 
Isto porque 

""' A 

~econhecer., por 
de um oficial de 

que os ·r"'equisitos de outro lado, 
Mat""'inha s~o compa~ativa~er,te 

ura ofici~l do Exercito. 
ele r--ecai, aval i2,cía em 

gue os correspondentes 
a responsabilidade que 

aos de 
SC<bY'e 

exemplos interessGn·tes 
instau~aç~o do n1odo de 

sc·bre '' pr""'ocesso de 
de como isto tem-se 
prodtlç~o capitalista. 

trabalhou aprese·.""1t a 
materic:~li:z;:;do desde a 
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te~mos do custo rnaterial n tl•~n,ay,o py,volvido, é se~1 dóvida rnaior. 
Er,tretanteo., se crr1 fur.ç~-::., do ~r""gurdl?J"'rto acima exposto, fosse 
interessante aurnentar ainda mais a qualificaç~o correspondGnte 
aos oficiais de Maril~ha, n~o haveria porque n~o fa~ê-lo. Tanto 
melhor se os marinheiros s~o levados a ver nos seus oficiais os 
depositários de sua segurança, e de êxito nas misebes. Diga-se de 
passagem, que o desaparecimento, há muito, da pres8nÇa fisica do 
inimigo, deixou pouco lugar ao heroismo diferenciador que se 
manteve presente por mais tempo no caso da guerra terrestre, e 
que tornou o elemento material-técnico absolutamente 
preponderante .. 

Finalmente há que considerar que a formaç~o do oficial de 
t-1arinh.a é, por tr ... adiç~o, wais cuidada que a daquele do Exército .. 
Ele assumiu., ao lC!l'"IQO da histól" ... ia, sobretudo rtc•s paises da 
Eureopa, um papel de 11 quase-embaixador'' junte• aüs povos que 
estavafll sendo cor-,quistadc•s, que exigia um preparo iY1telectual 
bastante grande. Muito maior do que .o corresporidente aos do 
Exército. N~o é iMprovável que essa tradiç~o possa também ter 
COY"ttribuidc. para a situaç~o que apontamos. 

4.5 .. 2 .. __ A_aquisic~o ck•s eguiparneY"atns da trlarir,ha YK• pó....§-giJerra 
até meadr·s dos anos sessent~ 

De qualquer forma, independentemente das raz~Es que levaram 
ao tipo de estratégia de capacitaç~o cientifi~a e tecnológica 
seguida, o ~ato é que ela deter~1inou um perfil muito ~1enos 
orientado para os aspectos produtivos do que o encontrado r.as 
outras duas forças. Enquanto que a aeronáutica, já no inicio dos 
anos cinquenta, realizava esforços no sentido de capacitar-se 
para a produç~o do equipamento que ·necessitava, e qtte vieram a 
frutificar--· .,.,a década de 1370, e que o Exé·('cito, ainda que de 
outra maneir ... a, logf"'Olt também, F1a n1esrna 
indice de nacionalizaç~o do seu armamento, 
ainda hoje, bastante dependente do 
suprimento material 

época, •-tm 
a Mar i i'"1ha 

exterio'r'' 

COY1S Í d er~tVe l 
ey,c-ont ra-=::~e, 
para 

Isso n~o quer di~er que tenha havido u~1a inércia ou 
desconsideraç~o por parte dat Marinha e~ relaç~o à aquisiç~o de 
equip~Mento adequado ·às suas necessidades. No segundo decênio 
deste século, por exemplo, iropc,ssibi 1 it:adê1 de atender ce-m c' 
esforçd de construç~o local essas necessldades, a Marinha 
adquiriu três navios encouraçados (na re~lidade apenas dois foram 
entregues). Estes navios, eram o que .havia de mais avançado em 
termos de eq~ipamento naval. Com eles a Marinh~ pretendia 
equilib'r ... at""' o poderio da Argentina qUe, r,a meswa época, havia 
adquirido dois navios do wesn1o tipo. 

A Marinha tampouco se descuidou dos aspectos relacionados à 
produç~o local dos equipamento necess~rios para a operaç~o do 
equipamento que possuia. O acompanhan1ento real1zado recentemente 
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sobre a participaç~o dos militares brasileiros no desenvol~imento 
da informática no Pais <Pr6ença Jr., 1987), nào deixa qltaisquer 
dúvidas a respeito da importância dos oficiais da Marinha neste 
processo. Coube a êles as primeiras iniciativas, ainda no final 
da década de 1930, par"'a a pl·"'od'JÇ~Ct de equipamentos eletró·nicos 
de cornunicaç~o e detecç~o (sonares}. As pesquisas realizadas 
contar"'arn cow aparticipaçâ:o da iniciativêt pr""'ivada e de. 
Urdversidade de S~o Paulo, dando in:í.cio ao que 
espécie ~e tradiç~o da ~!arinha, o envolvimento de 
pesquisa civis em seus projetos. 

se to r r-ta. r i a Ltrna. 

ir-,stituiçbes de 

Entretanto 7 à semelhança do que ocorreu em outras áreas de 
produç~o de equipamento militar, elas foram inibidas em funç~o 
da politica norte-americana de fornecimento de arm~s par~ os 
paises aliados, adotada após a Segunda Guerra Mundial. Durante os 
dez anos que se seguiram à Guerra, praticamente nada foi feito em 
ter"'wos de constt"'UÇ~O r-,aval Y10 Pais. Em 1955, entretanto, foi 
ccn'"lcluida a constt""'~tç~o de trés r-,~vios hidrc,gráficos, qu.e 
incorporavam tecnologias de construç~o naval pela priroeira vez 
utilizados no Pais, e de considerável sofisticaç~o para a época. 
Mais dez anos de relativa estagnaç~o se passaram até que, em 
1966, foi lançado ao mar um navio-tanque de uso militar, 
const~uido pela Ishikawajima do Brasil. Além das embarcaçôes 
citadas, 
A·r'sena 1 
patrulha, 

~oram construidas seis navios de 
de Marinha do Rio de Janeiro, 

em estaleiros particulares. 

patrulha costeira~ no 
e diversas lanchas-

Além da pe<l ít ica de r-,orte-c~rnei"icana de ·fo·~~·nccimentc~ de 
armas, vigente até meados da década de 197(1, e da estratégia 
tecnológica da Mari1~ha que privilegiava a capacitaç~o em ~spectos 
n~o-imediatamente ligados à produç~o de seus meios de combate, 
outros fatores têm que ser analisados para explicar a estagnaç~o 
pela qual· passou o setor neste .perio~o. ~ evidente que a própria 
lentid~o do processo de crescirnento da frota maritirna brasileira 
teve um papel determinante. Ernbora o Pais estivesse passar,dD por 
um pt""'ocesso de rápida ir,dustrializaç:2to, que iria acentuaY'"-s·e 
ainda mais nos anos subsequentes, n~o havia se instaurado ainda 
(algo que n~o ocorreu até hoje) ·uma dinâmica de expans~o própria 

dc1 setoY"'. Esta relativa ir-,dependéncia entre c' processo de 
expans~o e dive"t""'sificaç~ci, industr ... ía.l e tecnológica, que 
acompanhc•u o desenvo.lvirnent-0 do pa.is 7 que se rnar-1tém até meados 
dos anos setenta para os outros segmentos da produç~o de 
arr11arner,tc.s aqui ar.al isados ( fab1"""'icaç:9:o de avi:::.es, ve:lculos 
militares, f"c,gt..tetes ·e mísseis), e que per""'dura até hoje pêü·""'a o" 

segrner-.to Y"1aval, deve y,ecessariam_er-1te ser explicada por· 
consideraçbe~ ligadas às idiossincrasias de bada força, e ~ 

COY"iSeque·rti:;e estratégia tecnológica implementada .. 

De qualquer forma, o final da décàda de 1960 foi marcado por 
iniciativas importantes na área de construç~o naval militar, que 
apontavam para a consolidaç~o do ''modelo'' de absorç~o de 
tecnologia de produç~o adot~do pela Marinha .. Antes de examiYJá-lo, 



é i mpor"'t ante 
implemer-.taclc• ew 
à estt-atégia 

esclarecer que este 11 roodelo" passou a 
paralelo, e guardava uma certa indepey,dência 
de capacitaç~o seguida pela Marinha, 
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ser 
face 
que 

pt"'ivilegiava o .. que adq•~drir" e 11 como 1..1tilizar 11 em 
"cc•mo fazer ••. 

detrimer,to do 

Desde o inicio do século havia uma ambiç~o no âmbito da 
l'1arinha de consty·ui·r"' um subrnar ... iY••=• no Pais.. Em lr:J05, co ent.z:t·o 
ey-.genheir .... c• rJaval, e mais tar"de alrniY'a·nte, Emilio Hess, pY'C<jetou 
um submarino que, eY".tretanto, Y"1unca foi construído .. ~o 
Poster .... ic•rmer-.te foram adq•Ji'r"'idç.s submarinc•s italia.Y•c•s e ncr·r"'te
americanos, sem que prosseguissem as inici~tivas visando a 
construç~o local. A decis~o de contratar a construç~o de três 
subr,lat"'ir.os da classe 11 0berc··n 11 na Ir-.glaterrci., ofer ... eceu uma 
c•portur.idade par"'a retomar esse 11 ar,tigo sor•ho'' de capa.citaçi;lo 
tecnológica. Oficiais da Marinha br--asileira iriar11 obse·rva·r de 
perto e pal"'ticipar, Y'1a medida do possivel, d0'1 -coy,~trt~çâ:o dc•s 
submarinos .. 

Coube tawbém à Mat""inha toroat" as irliciativas do iY"dcic• ·dos 
ar.os sesseFsta, relaciCol"'1adas à fabric2.çâ:o local de ceornputador ..... es 
para equipar r•avios que estavarn sendo construidos ·r'",O Pais .. Elas 
viera~ a culminar, vários anos mais tarde, e após uma intrincada 
história de al~ar,ças ir1ternas, embates com o capital 
internacional, mobilizaç~o da opini~o pública, dos p~rlamentares 
e da cc•munidade cie·r.t:ifica, cc_:~.da um ater.der,d::o a· seus inte·r""esses 
e visêíes da real idade, y-,o estabelecimento da atual pc•l ít ica de 
informática, e. r.a CCol"'JSolidaç:3:o de uma capacidade i·r.dus:trial do 
Pa.:is na át"'ea. 

Os seis y·,avios var"r"'edot""es de mir,as da classe "Schultz", cuja 
construç~o foi contratada na Alemahha, irian1 contar, como nas 
experiênc~as anteriores, com ~ acompanhamento de pessoal da 
Marinha brasileira. Retomava-se, assim, o caminho-do contrato com 
a Ir-,glatet"'l"-.a, ussir1ado em 197-0, para a cor,str,_~çâo de seis 
fragatas .. Duas destas ser-iaw COl"'tStruidas Y"IO PC1.ÍS a partir oa 

Qo Também no segmento aer~onáutico iniciativas demasiado 
an1biciosas, dado o estágio ~~~r-.ológicci e iY,dustt"ial existe-·nte nc• 
País, ti v eram que· ser" abandOi""1adas e subst i t l..l ídas pc!r 
empreendimentos mais modestos e/ou baseados na cooperaç~q com 
empresas estrangeira~ com maior capacitaç~o tecnológica. Tal foi 
o caso do proje·to dos convertiplanos d6 CTA, nos anos sessenta, 
abandonado a favor de outros mais realistas, e.que deram origem 
aos avibes piDneiros da Embraer,· o Bandeirante e o ~~var.te .. 
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expet..,iência a.dquir·ida (ç.u da tec':'eclogia transfer"ídcd pelt::•s 
técnicos br ... asileit .. C•S F1a produç~o das quatro pt ... imeiras. Nais 
tat ... de, er11 1979, seria ir-dciado, em f110ldes semelhantes,. a 
COY'tStt"'ttç:t\o dos submarinos IKL coro a colaboraç~o da t-41E?manha .. 

Esse ''modelo de absorç~o de tecnologia'' passou, a partir de 
ent~o, a ser a tônica das iniciativas de aquisiç~o de equipamento 
por parte da Marinha. ·Conscientes das dificuldades da prod•~çào 
local, mas i gualmer1te sabedOf''es de suas var,tage·I""JS, c•s seus 
cornandar,tes dedicaram-se, a partir dessa época, ~ aperfeiçoar os 
esqtter,las de aquisiçâ:o de tecnülc•gia e de capacitaçdç., sc.bretudo 
na área de ~ntegraç~o de sistemas. Intencionalmente ou n~o, o 
fatc• é que. esta estratégia veio a se mostrar extremamer,te 
necessária e correta a partir de meados dos anos .oitenta, quando 
foi decidida a construç~o dos submarinos de propuls~o nuclear. 

AnteG de prosseguir r,osso relate- dos episódios e 
iniciativas mais importar,tes tomadas Y1o .tmbito da ár..,ea de P&D e 
construç~o naval, e de maneira a introduzir as questbes que 
tot ... Y,a'r"'~o possível o er,ter,dimer,to da situaç;i.i:o atual, e da 
''guinada'' que representa a decis~o da construç~o dos submarinos 
de pY'opuls~o Y'tl..tclear"', cor-,vém fazer lH11a "digress:2(o cornp2:i"r"'ativa", 
como a ar''-~r,cia..da mais acima. Ela nc1s permitirá, p.:.r"' cor,lparaç~o 

com a situaç~o da área aeronáutica, e em menor medida com a dos 
equipamer,to teri_:"·estre do Exércitc-, ey,t_ender melhor as 
especificidades da área naval, bem como as mudanças que ali 
,c.cc•rrern. 

4;5.3. A estratégia de capacitac~o e a guest~o da prnduç~n local: 
a frlprinha ern t'"'elac~o às outras for'"'cas 

Uma comparaçào entre as estratégias seguidas por cada Ltma 
das forças singulares em relaç~o à quest~o da produç~o local de 
ar~amentos demanda, entre outras consideraç~es, a avaliaç~o do 
nivel de capacitaç~o interna existente nas áreas de produç~o dos 
armamer-,tos demaYtdados p.:or elas. Esta quest~o, além de apr"'eser,t ar 
l..tma grar1de cowpl ex idade a nível técY,icü, é também sujeita a um 
grau de subjetividade dificil de estimar. Assim, para wencionar 
um exemplo atual, se é verdade que o Pais será capaz, a curto 
prazo, de produzir um avi~o com as características do AMX, t-ambém 
é ver ... dade que- se er,cont r"' a em desenvo 1 v'i meY1t o a "t ecno 1 c•g i a de 
propuls~o nuclear de submarinos, que em certo sentido é ainda 
mais sofisticada do que aquela que a Embraer pode chegar a 
dominar através da produç~o conjunta do AMX. Por outro lado~ esta 
tecnologia é percebida pela Marinha de Guerra como de maior 
import~ncia e sensibilidade, uma vez que mltito poucos paises a 
dontinam, e nenhum deles parece disposto a negociá-la. Com o seu 
desenvolvimento, o Pais lograria uma posiç~o, em termos de status 
tecnológico-estratégico e de poderio bélico conci~eto superior ao 
correspc•r-Jde-nte à Ae!'"'c•r,áut: ica .. 
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Outra quest~o de dificil avaliaç~o, somo a prir~eira devido 
ao extremo sigilo que cerca as atividades relacionadas ao 
desenvolvime~to e à produç~o de armamento no pais, refere-se ao 
grau de autonomia logrado a nivel da produç~o do equipamento 
demandado por cada força. Poder-se-ia argumentar que, uma vez que 
a pt"'oduç~o de aeY'OY"1aves se dá com· um t"'azoável aporte de 
componentes vitais ifllpor .. tantes, o ir,dice r-·eª-1 de nacior-,al izaçâ:o 
alcarlçado r.g(o estaY·ia dístar,te daq,Jele corresponder1te ao de. 
equipamento naval. O que tenderia, porém, a mascarar a situaç~o 
relativa a este último seria a estratégia ad9tada- para a sua 
produç~o. Ao corttrário da primeira, ela tem levado à realizaç~o 
de acordos com empresas estrangeir~s,· abrangendo praticam~nte 
toda a produç~o do equipamento, como no caso das fragatas. e 
corvetas, coM a Inglaterra, e dos submarinos, com a Alemanha. 
Mais do que ist6, os acordos realizados prevêem a construç~o do 
prirneiro lote dos armamentos nas instalaç~es das empresas 
contratadas; o que de fato parece con~igurar uma situaç~o de 
maior dependéncia. Ainda assim, a maior _complexidade do 
equipamer.to naval, clada pelo seu car"'acter i·ntr"'Ít"Jseco de 11 Sisterna 
de at"""'mas", e pela maior"' import~\ncia que ·nele deterwí;r,a a 
difus~o acelerada da guerra eletrônica, poderia ser alegada no 
sentido de negar a existência de um nível de capacitaç~o menor 
rH:?sta ál""--ea. De qualquer feoy·rna, o r-.:í.vel de capacitaçà:o teCYtológica 
e pt"'odutiva 
é s•Jpet"'ior 
do Terce i r ... c, 

necessário para a fabricaçào das corvetas brasileiras 
ao-~xistente na área em praticamente todos os p~ises 
Nu..-.do. 

Um outro critério passivel.· de utilizaç~o Y1este cotejo é o 
da penetraç~o no mercado exterr1o, uma vez que um elemento 
central para a sua viabilizaç~o é a consecuç~o de niveis de 
sofisticaç~o e autonoraj.a tecnológicas elevados. Ele poderia ser 
tomado como um indicador da superioridade dos segmentos 
produtores de armamento aeronáutico e terrestre em re!aç~o ao 
naval. Apesar da precariedade das informaçbes, é possível afirmar 
.com segurança que o volumG de exportaçào· dos primeiros é muito 
maior do que o do óltimo. Entretanto, há que considerar o fato de 
que a exportaç~o de armamento naval n~o segue o meswo padr~o dos 
demais. Em primeiro lugar, está a quest~o do custo unitário do 
equipamento, que, no caso de uma embarcaçâo, ainda que de pouca 
sofisticaç~o, pode alcançar um valor várias vezes superior ao de 
um sistema de armas terrestre ou aéJ-eo. Isto faz com que a 
escolha do potencial fornecedor seja muito mais sujeit·a à sua 
reputaç~o e experiéncia no mercado, beM como ~ consideraçbes de 
tipc• pc·lítico e estratégico. R existêr,cia de um mer"'cadc• mais 
concentrado na área do equipamento naval do que nas outras, 
torna signi~icativamente mais altas as barreiras à entrada
sejam estas téc~icas, econômicas, ou politicas. 

A quêst~eo 

fundamentais, do 
t et"" ti do urna 

do v a 1 o r ... 
tawanhc. e 

IJY"Jitário e suas causas deter"'r11i y·~antes 
da compfexidade tecy,ológic~-,•., paY·ece 

tambóm a nivel da docis~o da 
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produçilo ir,ter .... r-,a de er11bat"'caç(jes de ewpr-•ego militar .. Isto porque a 
obt ençâo de ecc~r·,ow i as de escala na prod uç;t(c, de r1av i os só é 
possível a l'"1Íveis que costumam ultrapassar de rouitc• as 
necessidades de um único Pais. Mesmo os grandes produtores de 
equipamento naval encontrarn crescentes dificuldades para obterem 
escalas de produç~o econômicas. Cada vez mais, este proble~a tem 
sidc• COY"ItC•rrsadc· atr .... avés da busca de ''ecor-,onlias de escopo'', por""' 
meio das quais o custo alto e crescente de P&D é diluído entre os 
e 1 ement os de urna mesma fam i 1 i a de erobar""'caçbes. 

Tais possibilidades, de obtenç~o de escala ou 
de escopo na área de construç~o naval, est~o claramente fora do 
alcance do Pais; como também estariam para os outros segmentos da 
IAB, caso n~o se contasse coro o acesso ao mercado externo. Uma 
vez que, ao contrário do que ocorre no mercado internacional de 
outros tipos de sistemas de armas, o armamento naval n~o é t~o 

facilmente exportatado, era prudente, e parece ter sido acertado, 
o esquema implementado para satisfazer a demanda da Marinha, 
bastante distir,to daquele dos outros segmentos da IAB. 

Por outro lado, a motivaç~o dos paises do Oriente Médio, 
para onde o Brasil orienta a quase totalidade da sua exportaç~o 
de armas~ e pelas mesmas raz~es, para onde poderiam dirigir-se 
eventuais exportaçbes de armamento naval, sâo bastante diferentes 
segundo o tipo de equipar~ento. A di~àmica do conflito Ir~ x 
Iraque, o mais importante para o caso em análise, excluiu a 
possibi~idade de que fosse tentada uma estratégia de obtenç~o de 
um pode\""'ÍC• r.aval, ai·nda que ele pudesse tory,ar-:..s.e decisivo. 
Nenht..trn dos d~·is países estimavam que c- cc·y·,flito tives-se a duraç~o 
que teve. e, em consequência n~o se preocuparam em constituir um 
poderio naval, tarefa· sabidamente demorada. Além do que, quando 
se trata de desequilibrar o balanço de forças através da 
aquisiçào de uwa superiot"'irJade naval, o custo e·nvolvidc:- é 
consideravelmente maior do que nas outras áreas. ~ relativamente 
muito menor o atrativo para a aquisiç~o de armamento naval. 
Corridas armamentistas navais parecem n~o est~r ao alcance dos 
paises para os quais o Brasil, em funç~o da potencialidade de seu 
parque de produç~o naval, mesmo que explorada num grau semelhante 
ao do ae~onáutico ou de veiculas militares, poderia eventualmente 
exportar seus produtos. 

Antes de ir adiante nesta comparaç~o entre o segmento de 
produç~o de armamento naval e os demais segmentos da IAB, cabe 
ressaltar que nossa intenç~o n~o é a chegar a alguma conclus~o 
definitiva acerc~ do estágio de autonomia em que se encontram as 
diferentes, forças e segmentos produtores de armamentos. Muito 
menos simular uma espécie de disputa que eventualmente possa ter 
existido, ou e><ist<:t, em set\ ~rnbito. O qtte Y"1üs interessa é 
descrever as diferentes estratégias tecnolbgicas adotad~s por 
cada um e t""'elacioná-l·as, até or-1de for possivel, com os "f""'esultados 
alcançados, de maneira a poder avaliar os impactos 
futuros da prod.uçao de armamentos no Pais. 

pY'esent es e 



A Marinha guarda alguma semelhança com a Aeronáutica, em 
relaç~6 às caracteristicas do seu envolvimehto com o controle das 
atividades civis que se desenvolvem no meio em que atua. No caso 
da Aeronáutica, este envolvimento se consubstancia no controle do 
tráfego aéreo 1~um grau bastante elevado, compativel com os 
padr--ê:les de segtn"'.::1nça, discipl ir1i.'\ e confiabi 1 idade exigidos .. As 
atribuiçóes da Marinha, neste campo especifico, s~o bastante 
menores. Entretanto, o papel desempenhado pela Marinha na 
relizaç~o de atividades cientificas relacionadas com os usos e 
potencialidades do mar é significativo. Algumas das mais 
importantes pesqltisas desenvolvidas no Pais na área de recursos 
do mar s~o levad~s a cabo em instituiç~es a ela vir1Ctjladas (como 
o In!:~titutc• de Pesquisas da l'~'larir.ha-IPqiYJ), e praticamertte a sua 
t6talidade é financiada através de fundos por ela controlados 
através da Comiss&o Ir1te\ .... rninisterial de Recursos do r>'lar. Talvez 
por um cor1d i ciOYic':unentc• histórico, ou pela escassa cornpeténci a 
civil em algumas das importantes áreas de conhecirnento 
relacionado ao mar, ou ainda devido à inexistência de mecanismos 
de fomento 
impo'l'""'tar.te 
mar. 

pesqisa,a Marinha 
no avanço do conhecimento 

tem desernpenhado 
relativo aos 

um papel 
f' .... ecursos de• 

A constituiçho da es·trutura de P&D do Ministér·io da Marinha 
n~o se deu, como no caso da Aeronáut~ca, c~ntrnda em atividades 
que visassem o desenvolvimento e a pr--c•duç~o de equipamentos .. Seu 
espectro de preocupaçoes foi, desde o inicio, muito mais amplo, o 
que evitou a corlcE?ntr--açao de pessoal r,urna única inst_ítuiç~o, corno 
l""lO caso:' de:,• ~TA .. Se, por uw lado, esta relativa dispe-r"s~o deve te~ .... 
contr .. ibuí.do para disser11inar Ufll altc' r•ível de capacítEtÇ~C< da 
oficialidade, com ef~itos globais positivos, por outr'o, pode ter 
retardado a obtenç~o de massa critica em algumas das 
instituiç~es. Sua estrutura de ensino dedicou-se quase 
exclusivarner-,te a 11

0 qué adquir"'ir 11
· e "cor110 utilizar' 1

, em 
detr-'imento do "como fazet"' 11

• A capacitaçil.:' de pessoal pc:3:ra o 
projeto e constl~uç~o de en1barcaç~es, por exemplo, foi delegada à 
Universidade de S~o Paulo e ao IPT, onde foram implantados cursos 
e labor .. atórios par--a tar1to. Igualmente, a 'r'"·elacioY1ada aos 
recursos do mar, foi desenvolvida er~ ur1iversidades civis, ainda 
que apoiadas com recursos alocados em funç~o do interesse da 
f\"1ar"' i Y"1ha .. 

Um fato que mostra bem a dímens~o da disposiç~o da Marinha, 
de concentrar seu pessoal técnico no desenvolvimento de novos 
projetos, mesmo que em detrimento de sua capacidade produtiva, 
pode ser avaliado pela recente decis~o do Ministério da Marinha 
de n~o mais envolver o Arsenal de Marinha na prodltÇ~o de navios. 
A partir dela sua capac~dade de produç~o estará destinada 
exclusivamer-,te à fabJ-~·icaç~o dos submarir1os b't'asi leirc.s, ao mesroo 
tempo em que se envi~a esforços no sentido de lograr um interesse 
de empresas do setor para absorverem a capacit~ç~o já 
desenvolvida pela Marinha, e passarem a produzir as embarcaçaes 
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de met"•Ot'' sc•fisticc::çi1'o. Es-ta dispeosiç~eo é bem rc1enüt" Y"•O caso da 
Aeronáutica e, consequentemente, no segmento prod•Jtivo 
cc•rrespüi'"lder.te. Foi somente em meados de 1'387, que a Ernbraer 
(leia-se Ministério da Aeronáutica) se dispôs a repassar para o 
cortt Y"C•l e priva do a mor-.t agew dos k i t s P i per até e·r,t ';::{o fE-ita em 
sua subsidiária Nei va, aby-ir-,do uwa concor"'t"ér,cia par"a a -sua o 
pt"'ivat izaç~c •• É clat"'O que, r-.este caso, ir-,teresses comerciais 
criados tendem a dificultar um comportamento semelhante àquele 
apt"'eser-,tado pela Mat"'iY•ha, rnas o própr"'io fato de existirem já é um 
sir,toma da di fere·nça apor,tada. 

O modelct que pat"'ece pt"'esidir a açÊfo da Mari·nha neste carnpo é 
um que col.:•ca a P8(D s_eob a respor.sabil idade da força arwada., bem 
cortlO o teste, a escolha (pl·"'ocUr"'er,ler-.t) e c1 recepçi:tc• do 
equipamento, o qual é fabricado por empresas privadas. 
Modificaç~es em relaç~o a este esquema só seriam tentadas em 
situaçbes r-ras qt_lais a so·fisticaç~o te·c·nológica envolvida fosse 
especialmente alta. A operacioY,alizaç~o deste mc.delo é realizada 
através de u.rna ernpr"'esa contY'olada pela ~arinha, a Er-,geprQn, C'~lJa 

fir,alidade é fazer o r'epasse de cor-,hecimer-,teos tec:r,ológicc.s e 
produtivos, e levar a cabo outras atividades percebidas como n~o

condizentes com as operaç~es usuais da força. 

A maior import..:3ncia cor-,cedida no" ~mbito ela Marinha a "c• qué 
adquiY'it"' 11 e a 11 CQ!'Ho utilizari•, ou ao que poderían1os também chamar 
de snftware (em contraposiç~o ao hardware, que seria a 
capacitaçào Yrecessát""'ia par-.a a produç~o), poderia ser 
modet ..... narnente explicada pelo maior co·ntato de seus ç,f.iciais com a 
realidade de outr"'os países mais avar,çados. Este cor,tato é 
estir~ulado desde sua formaç~o, através de viagen~ de instruç~o. 
A t""'ealizaç~o periTdica de c•peraçbes cor,juntas, como a UNITAS, 
através das quais se procura atual i:zar as condiçóes técr,ic·as de 
operac;~c~ da força, cot",stitt_ti outro elewer-,to impor"'tante. É:. beM 
possível que a decis~o de enviar, sistematicarner.te, seus oficiais 
par·a escolas de r.atureza civil, de alto tLí.vel, .e locali:::adas no 
exteriof'', reflita igualmer-,t;e essa rnaior irnpc,rtâ.nciü. Cor,sta, 
entl·"'etanto, que, à semelhar,ça do que havia cocc:·r·r"'ido r,a 
Aeronáutica, houve, na década de 1950, um movimento para a 
criaç~o d~ uma estrutura semelhante à do CTA/ITA, no âmbito da 
Marinha. Ela visava a formaç~o das bases de uwa indústria naval 
que pudesse satisfazer as necessidades de equipamento militar. A 
n~o-implementaç~o dessa idéia talvez reflita uma preponderêr1cia 
que ,já se tet"ia fo·r"'talecido a favo!"'" do f110delo atualme·nte 
v i gente. 

A evidente preferélncia dada a cer-,tt"'OS corno eo MIT e 
trk•r,terey, de reconhecida competér-1cia r-1a área de análise de 
sistemas~ é também sintomática. Caso fosse dada uma maior 
prioridade à produç~o.local do equipamento demandado, a opç~o 
segurawente teria sido diferente. Vale mencionar que o alto nivel 
de quallficaç~c· dos oficiais da Ma:t"iY•h2, tem deter-·winado que~ 
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periodicamente, ocorra uma. considerável evas~o para o setor 
civil, no qual os seus egressos podem auferir melhor remuneraç~o~ 

R ênfase dada à análise de sistemas, ferramenta básica do 
que aqui deneomir·,awos softw"ª"_re, pode ser também ser explicada pelCI 
alto e crescente valor que o mesmo possui em relaç~o ao custo de 
produç~o das embarcaç~es de guerra. Por outro lado, ele é um 
compor-.ente vital r-1a especificaç~o de' equipamento., e 
consequentemente do fornecedor e, finalmente, sci for o caso, na 
''montagem'' de um sistema de armas naval Na construç~o das duas 
fragatas da Marinha, efetivada no Brasil a partir da experiência 
obtida com a fabricaç~o de outras quatro na Inglaterra, esse tipo 
de capacitaç~o de integraç~o de sistemas foi fundaméntal. A 
escolha dos componentes, sensores, armamento, etc, que na 
realidade s~o os principais elementos que determinam as 
características do equipamento, e que maior valor agregam ao seu· 
custo final, é uma tarefa que exige uma alta qualifi6aç~o. 

Deve tet' havido também 
dos responsáveis pela força, 
sua eficácia~ sujeita às 
equipamento x capacidade 
privilegiamento da primeira 
confer"'ida à aquisi.çtco de 

em 

uma exaustiva avaliaç~o, por parte 
acerca da melhor maheira de otimiz~r 
limitaç~es de disponibilidade de 

c~peracior,al, que levot.t ao 
em .detrimento da segunda. A ênfase 

cord·1eciwento tecnol? .. :.gico (a ser 
detrir~ento da criaç~~ de capacidade t"'epassado às empr .... esas) 

prod1..1tiva 11 própt"'ia", cc,mo 
determir,aç~o.de produzir 
talvez deva ser creditada 

no caso da Aeronáutica, 
internamente algum tipo 
à opç~c· citada. 

qui.-\ndo havia a 
de equi P~'Hnentc_•, 

~ interessante fazer aqui um outro confror.to com o que 
ocorreu no caso da Aeronáutica. Ali também houve uma primeira 
opç~o, q•Je·foi decidida no sentido da ênfase à obtenç~o de 
cap.aci t a.ç~·=~ para a prod uç;to i r-;t erY"sa de equ i parneY"1t os até um 
determinado nivel de sofisticaç~o. ~- claro que ela esteve 
condicionada, cQmo Y"10 caso da: fi1arinha, por cor.sideraçt:Jes 
intrinsecas/idiossincráticas do tipo de miss~o de cada uma das 
forças, assim como por ~onsideraç~es de natureza econômica. Mas, 
a disjuntiva (trade-<::.ff) er1tre soft~~ e hardwar .... e parece de 
fato ter acompanhado sempre p processo _de tomada de decis~o. Uma 
vez decidida a priorizaç~o da. produç~o interna, essa quest~o 
aparece novamente quan~o se. trata de optar entre a obtenç~o de 
uma capacitaç~o tecnolbgica homogênea em todos os aspectos (e até 
nos itens) da produç~o e a especializaç~o, segundo critérios de 
eficácia, neste. caso empresarial. 

A hipótese de conflito ~ais importar.te manejada pela 
~!arinha tem·sido o de 1~at1~reza extra-continental. U peso relativo 
da ''ameaça argentina'' sempre foi muito menor para ela do que no 
caso do Exército. Principalmente durante a Segunda Guerra Mundial 
e depois, com a Guerra Fria, sua maior preocupaç~o foi com a 
guerra anti-submarina, dado o alinhamento do Pais com as forças 
aliadas. Para este, ela era aparelhada através ·de acordos com os 
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EUA, que proporcionavam tanto o equipamento (por interrnédio do 
MAP) como as instruç~es operacionais necessárias. Na verdade, a 
Mar--ir-•ha br·'asileir--a, corno a argenti·r,a e a vene:zuelc,r.d, er"a aper,as 
um con1ponente nacior)al da força tarefa combinada supranacional da 
OEA, sob comando norte-americano. O principal ce~•ário desta 
força é o conflito leste-oeste. As manobras ~onjuntas UNITAS 
(das quais já ocorreram 25) explici·tar~ claramente a subordinaç~o 

que f!lenc_i C<Y'tamos. 

Pouco a pouco, os oficiais da Marir,ha br"'asi !eira foram 
percebendo que nem o equipamento, nem a capacitaç~o, que recebiam 
eram adequados à miss~o que havia sido priorizada e que, por 
outro lado, também esta n~o correspondia ao que consideravam as 
prioridades de defesa do Pais. A miss~o de defesa anti-aérea, 
cuja importéncia era elevada, ficava significativaMente 
descuidada. Essa tomada de consciência contribuiu para gerar um 
processo de revis~o das hipóteses de conflito e missbes e do tipo 
de preparaç~o necessária para seus ofici·ais. Parece ter sido este 
o momento em que se decidiu pelo aumento dos esforços 
direcionados à absorç~o de tecnologia de construç~o de 
equipamento naval, visualizada como indispensável para lograr um 
maior grau de autonomia em relaç~o à Marinha norte-americana. 

Como .vimos, a estratégia tecnológica implernentad~ pela 
Marinha (sem relegar o papel que desempenharam pa~a a sua adoç~o 
as caracteristicas de complexidade e custo do equipamento naval) 
levou a um. grau de nacionalizaç~o do parque prodLttor a ela 
correspondente bastante menor do que o albançado pelas outras 
dttas fot ... ças. Por"' outt"'o lado, é tawbém evidr~nte .::1 car-ência de 
meios materiais que apresenta para o cumprimento de sua miss~o de 
defesa mais elementar, quais sejam o patrulhamento da costa e do 
mar territ~rial, e a proteç~o das instalaçbes de perfuraç~o de 
pet_t"'é} leo, por exernpl o. 

Alguns analistas desta qu2st~o supbem a existência de uma 
t..:elaç~o de causa-efeito er-rt·re esses fatc•s,. e consideram qr_te a· 
ên~ase concedida à capacitaç~o. em software foi a responsável 
pela geraç~o de uma situaç~o de v1rtual impossibilidade de 
curaprir a miss~o definida Rara a força. Entr~tanto, cowo já foi 
indicado• outras consideraçbes exigem que se tome cor~ bastante 
cautela esta afirmaçâd. Isto porque, conforme já aludido várias 
vezes, a eficácia no cumprimento de uma miss~o n~o é funç~o 

apenas da quantidade e sofisticaç~o do equipamento disponivel, 
mas tambéM da c~pacitaç~o para usá-lo de maneira apropriada. 

~ conhecido o fato de ~ue a Marinha brasileira é 
classificada em quinto lugar na América do Sul, depois das da 
Argentina, Chile 1 Peru e Venezuela .. (Militªry Bªlance 1386-
1987, 1988). Er-.tr'etar.teo, é bem possível que a capacidade 
"logística 11 da l'tlarir1ha brasileira, ou sua "eficácia tecnológica 11

,_ 

conceito ao qual nos referimos, seja superior, inclusive, ~ d~ 

At'gent i na <Branco, !~J8G). Além disse~, come.• ,j~, foi também 
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salientado, fatores de natureza politica, que determinaram ao 
longo do tempo um maior poder de barganha do Exército no seio das 
FFAA, deveM ter tido um papel central na conformaç~o da situaç~o 
atua 1. 

4. 5. 4. O inicio dos a·nos oiter,ta e a 
9..!::!~ 1 evaran1 à si t uaç~o atual 

gestac~o dos acontecimentos 

Ao que tudo ir,dica, a l'~1ar"ir-,ha dispbe attJalr,leYJte das 
condiç~es necessárias, em termos de capacitaç~o tecnológica , 
para alcançar um nivel de autonomia semelhante ao obtido pelas 
outras forças, no que diz respeito a seu equipamento. A 
aparentemente grande deficiência que apresenta, se considerarmos 
como real a miss~o suposta como sendo a ~ua Cdissuas~o de açbes 
lesivas ao interesse nacional na costa brasileira e no seu mar 
territorial>, n~o apresenta grandes dificuldades para ~er suprida 
a nivel local. ~ claro que num patamar e com as mesmas resalvas 
correspondentes à área aeronáutica. O obstáculo maior situar-se
ia no aspecto P~""odutivo, dado o relativamer,te baixe• r.ivel de 
capacitaçft.o técr,ica exister-.te r1a ir.dltstria naval do País. 
Entretanto, com a bbvia ressalva de que fabricar um navio 
petroleiro n~o é o mesmo que construir um navio de guerra, existe 
no Pais uma considerável capacidade instalada na ind~stria naval 
- haja vista o fato de que ela chegqu a ser, há alguns anos, a 
segunda do mundo em termos de tonelagem produzida
potencialmente capaz de participaY' Y1a produção do tipo de 
equipamento demandado pela Marinha.Q~ 

~ claro que uma parte considerável dos componentes 
necessários n~o poder~o ser produzidos localmen·te, pelo menos no 
principio. Mas é bastante possivel que uma estratégia 
tecnolbgico-industrial semelhante à implementada no caso da 
AeroYH~utica seja viável. 

No que concerne ao aspecto tecnolbgico e 6ient.ifico, a área 
naval parece encontrar-se atualmente numa situaç~o semelhante à 
da Aeronáutica, cerca de dez anos atrás, quando a Embraer 
começava a planejar sua entrada no seghlento dos avibes de 
cc•mbate mais sofisticados .. Com t"'el.aç~o ao aspectc• prc·dutivc•, a 
situaç~o parece ser semelhante à da dos veiculas militares, no 
mesmo periodo, quando a Engesa, a partir do patamar de 

Q~ De acordo com o Lloyd's Register, o Brasil estava em 
1981, em seguy,do lugar, (depois do Jap~o) Y10 "rur-1kir•g" da 
produç~o naval com encoroendas de 9,3 milh~es de toneladas. Além 
do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, existem no Pais seis 
estaleiros privados, Jncluindo dois es·trangeiros, o Ishlkawajima 
e o Verolme~ esta óltimo adquirido em 1984 por um grupo 
r, a c i or-,a l. 

J 
I 
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qualificaç~o ent~o existente no parqtte automobilistico, já estava 
consegtJindc• fabr'icar, mediante uma inteligiente estratégia de 
horizontalizaç~o, produtos de elevada relaç~o desempenho/custo. 

Entretanto, como é sabido, foi justamente naquela época que 
um importante elemento catalisador entrou em cena, de molde a 
viabí 1 i ~ar"' o cr .... escir,ler,to desses setor .... es. As exportaç·'::ies, que 
passaraM a absorver a maior parte da produç~o militar de ambas as 
empresas dali em diante, foram fundamentais para permitir a esses 
segmentos a imprescindível escala de produç~o n1inima rentável 
Este éxito expor .. tac:Jcq·"', ernbot"'a ter·,ha sido auspiciado por fatores 
ir,teYTtOS <estímtJlos e subsídios cor-1cedidos pelo goverrto, etc>., 
os quais evidentemente tiveram seu custo de oportunidade 
econbmico e social·, contou com um ambiente externo favorável 
(mercado dos paises árab~s, ''barroquizaç~o'' do armamento 
produzido pelas grandes poténcias, etc). 

Uma estratégia para reproduzir, no que respeita ao armamento 
naval, a experiência dos outros três segmentos da IAB teria que 
levar"' em cor,ta pelo rneY10S dois fdtores impc•rtantes: < 1) a 
importanrte mudança em curso no mercado internacional de 
armamentos que inclusive coloca em risco a posiç~o já alcançada 
pelo Br ... ..asi 1; e (2) o fato, já indicado, de que o mercadcs de 
equipamentc•S navais possui carpcter:í.sticas que colc•cam 
significativas barl'""'eiras à entrada de novos produtores .. Esta 
parece ter sido a principal razllio que levou à n~o-participaç~o da 
indústria naval na busca dos mercados militares externos. Na 
verdade, o segmento naval da IAB, que estamos analisando nunca 
apt"'·esentou .um volun1e de exportaç~es sigr-dficativ-:•. Excetua-rido a 
exportaç~o, para o mercado latino-americano, de algumas 
embarcaç~es de empregci militar construídas nos estaleiros da 
MacLaren, n~o há noticia de outras vendas para o exterior. ~ 

este fato que nos exime de tratar a que~t~o das suas exportaç~es, 
corn o nivel de detalhe utilizado para os outros segraer-1tos .. 

A viabilidade de urna da capacidade de prcoduç~o de 
equipamento naval 

quê poderia levar 
militar naval a entrar numa rota de expans~o semelhante à dos 
outros segmentos citados. Como nos casos anteriores, é possível 
visualizar também alguns tipos de condicionant~s, de ordem 
interna e externa que poderiam estimular este segmento de uma 
fCtl""'rlla sernelhar,t~ à verificada qua·ndo do boorn exportador .. O 
priweir"'"o estaria dado pela percepç~o dos rtlilitares, e 
provavelmente do Governo, e talvez até de uma parcela da opini~o 
pP.tbl ica, da r,ecessidade de; equipai" a Marinha com os meios 

·necessários ao desempenho da funç~o de defesa a ela atribuida. 
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Diga--s.;e de passagt-~m que a ~magr~rll u legalista P cor·sst i tucionc:\1"~.:;;::..: 
qt_te a fe<t"'ça tem pl·'opal.::ldo, associada ao fato de que, ao contr--áriü 
do E>·!ét'cito., y,ão pssui ars1biçêJes de poder que despertem 
descor,fiança püt"' par•te dos pol it icos mais COi"sseque·!'",tes, é 
extt'"'f?rJJar,Jent.:e írnp•.:•v'ta·nte pat"'a que su21s df":.'rrl.::"lndr-:t~> po·r"' cond içêóes 
nlatet ... iais pat--a a sua efetiva 11

profission<~li:·:,:::\ç~o
11 sejam 

atendidas. A este respeito caberia indagar até que ponto a 
divulgaç~o dessa imagem n~o serve apenas a uma intenç~o de lograr 
um maior poder d~ barganha no interior das FFAA e· intpulsioy,ar~ uma 
reoY"ier-ttaç~o do gasto militat"' a seu favot',. 

O segursdo corsdicionante, de rtatureza externa, está 
relacionado com a crescente import~ncia da força naval no cenário 
internacional. Segundo alguns analistas, as super-poténcias, em 
funçi'Xo de uma. ct""escente pr"'obabi l idade por elas per"'cebida, de l..tm 

conflito n~o nuclear, estariam revertendo uma tendência de mais 
de urna década, de l-"'elat iva dirninuiçâ:c' do seu poderio naval .. Outr.:-t 
raz~o importante é a adequabilidade-da força naval para açbes 
rápidas de projcç~o de poder em áreas de con·flito emergente 
(iy-,ter""·nos ou er,tr""e países), priy--,cipalr,lente Y10 Ter""cei·r"'•:• l7lundo .. · A 
eMpans~o do comércio maritimo e a consequente necessidade de 
a•Jr~er,tar a vigil~ncia sobre as rotas de navegaç~o, também tem 
inf'luen_ç:iado à decis~o de expandir"" a força r--,aval, tar-,ter por 
parte dos EUA e da URSS, como po·r"" parte das potências 
r.1édif_"s. 0\lat""t-?,.198'~> .. 

No caso norte-americano, o plano de ampliaç~o ew execuç~o 
prevé ur~a ·Meta de 600 navios para 19~(), o CJlte significa um 
aumento de 1/3 ern rGlaç~o à frota atual. Entre os navios a serem 
i ncot""pot"'ados à fY"ota dos EUA encor-1t t .... ar11-se 2 port a-av i,':fes 
rH\Clear"'es, 17 Cr"Uz:adot"'es equipados com mísseis Q'Jiados,. 19 
destr~der--es e ft"'agatas e 17 subr.u:u·"'inüs de ataque. Para 
implernenta~ este plano, a ma~inha· norte-americana, que tem sido a 
principal beneficiária do programa de-re-equipawcinto militar da 
administraç~o Reagan, recebeu 225 bilh~es de dblare~ entre 19~2 e 
84. 

Do lado soviético, a expans~o implica na formaç~o de uma 
blue v.Jatet"' r!_avy., que difet"e da sua tr ... adiCio·n211, basicar11ente 
con~t i:t~;,i·da de l .. ,,êlvios cc~stei_~ .... os f~ suhrnarir-sos. At•_lalrf!!'?'!'"!te el,::\ já 
ir,corpc•rou uM grar.de n~mero_de navios oce~nicos de vários tipos, 
incluindo Cl'"uzadt:~r""es equipados com mísseis, por-.ta-avi_bes 
pt~ojet~dos para aeronayes de decolagem e pouso vertical <VTOL>. O 
re-equipamento_culminaré por volta de 1990, com a colocaç~o em 

QQ U~J fato que parece estar na b~s~ desta imagern é o de q•Je a 
1)1at·'i nha r,~o 

regir11e de 
obsta·nte, 
wétC~dos .. 

a. t lJ('_) u na 
19GL> 

criou 
t~o 

repress~o aos 1novimentoe de contestaç~o ao 
explicitamente quanto o E>~ército. Nào 

e<s wesrnos 



fur-tcicol''!L:).nlr:.:ntc• de• PY'irneir-·o 
o lanc;arner.to de avi•'::fes de 

porta-avibes dotado de 
co~b~te de asa fixa. 
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cat.::1p•.lltc1s 'para 

Alérn da dimf-~ns:3"o quanti·tativa do atuc. ... l processo de 
expans~o, existe uma outra ainda raais impressionante. O aumento 
da sofisticaç~c· dos dispositivos de ir-,for"'muç~".\"o, co·r,tr"ole e 
disparo, que vem trai ... ,sfoY'mando radicalrnei,...tte as ca·,"'"actí7?Y'ist ícas da 
gt.JFt"t'a naval. ,::~ crescerYte utilizaç1to de misseis anti-rJavieo com 
acurados dispositivos de sensoriamento e dir~ção, de navios 
equipados cor~ helicbpteros e avi~es para localizar, seguir e 
disparar contra navios, submarinos e avibes inimigos é UM fato 
nc•t•!:•t ... io. O cor-,flito das J'l'jalvin;~s, já explol·'"·adc• com algum 
detalhe, foi um poderoso catalisador desse processo de 
trar.sformaç~c· que se ír.iciava. Quar-.to à marinha brasileira, ele 
veio a acirrar as preocupaçbes existentes em relaç~o à 
quantidade e qualidade do mater~al disponivel. 

--""'""'""'"""'""""'il!jiiiii""i!;ii!l!iijiil'l!!'!!!il!!'"""'!!l"'""''l"'!!l'!!l"'•llll!'l'!t_~ -~ pod et"' i a . 1 e v at"' ao Ct"'esc i flle·nt o da 
indústria militar naval br~síleira está relacionado cor~ o 
potencial de capacitaç~o científica, tecnolbgica e produtiva 
acumulado, que parece ser suficiente para coadjuvar este 
pt"'ocesso, un1a vez que existar11 cor-,diçbes pol :it ic'as intet"'Y"1as à 
força e_respaldadas a nível político mais amplo. Este potencial 
er.ce<ntt"a-se, em boa f11edida, r-so··interior da prC·p~"'ia Mar""inha e é 
começando por ele que teria q•Je ser ativ~do. Entretanto, a 
capacidade produtiva e tecnol~~gica r.acional,. sc•bretudc' r,a 
ind~stria n~val civil, nas áreas militares de el~trbnica, metal
mec~nica, e na produç~o bélica propriamente .dita, é fundamer,tal. 

No que respeita à capacitaç~o existente no Pais para levar a 
cabo uma expans~o da produç~o naval militar, c~be citar que o 
programa de construç~o das fragatas da classe Niterói, em 
associaç~o·com os estaleiros Vosper Thornycroft, da Inglaterra, 
deu origem a mais uma das modernizaçbes pelas ·quais passou o 
Arsenal de Marinha do Rio de. Ja~eiro CAMRJ). Além ·das 
transformaç~es materiais, há que destacar o fortalecimento da. 
capacitaç~o técnica do seu pessoal r~ediante cursos· e estágios no 
extet"'ior, inclusive r-.a pt"'ópria V6sper .. Através destes, o AMRJ foi 
credenciado a fabricar e modificar outros projetos da empresa 
capacíta_r,do-se pat"'a par""ticiPar no proc-esso de reapar"'elhamento da 
Marinha. Erobora n~o .no mes~o nivel do que ocorre na área 
aeronáutica, nota-se na ·Marinha uma grande preocupaç~o em 
estimulat"' a produç~o local dos equipar!lí?Y"itos, inclusive 'dos 
componentes ele"tt""bniCos de tec·n·:•logia mais complexa.. É 

irtteressar.-t:;e Citat"" que, segur,do c~s US Nav2.l Ir.stitute 
Pr"oceedi..I!...9..§., o desernper.ho das f~agatas· brasileiras é superior ao 
de suas CODgéneres inglesas. 
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As implicaçbcis q~te a observaç~o do conflito das 
Malvinas trouxe para a organizaç~o ~ilitar, e em particular para 
a IAB no que respeita ao reaparelhamento, já foram comentados 
anteriormente. Cabe, entretanto, retomar o tema, dado as 
condiçbes especialmente propicias que passou a ter a Marinha 
para explorar a quest~o do reaparelhamento que almejava. Na 
ver•dade, C• fato de que o conflito tive~sse assumido 
cat ... acteríst icas, fundameY•talmer1te, de guerra ,.,aval (eletrbr-lica), 
Fazendo com que a opini~o mundial acompanhasse eletrizada Cou 
melhof·', "eletr"OY'Iizada") o ataque e afur,damento dos navios 
contendores, e que os militares e estrategistaci formulassem 
hipóteses e teorias sobre a superioridade deste ou daquele, criou 
um ambiente que foi aproveitado pela Mcirinha. CoY.seqltentemente, 
foi reforçada,ainda que nllio r.o mesmo nivel do que ocorria na área 
aerc•náutica., a .preocupaç~o da Mat""ir,ha ern est-imular a produç~o 

lc•cal de equipamentc•s de tecn.::-lc·~ia mais complexa, ir-,clusive dos 
cowpc•r•ent es e 1 et ror, i c os .. 

A press~o pelo reaparelhame·nto (que na ve.r""dade _já existia 
mesmo antes do conflito das Malvinas) era comum às três forças, 
fazendo com que os ministros militares se unissem para a 
obtenç~o de t"'eCUt"''SOS face ao resto do Goverr-,o; dai, 
pl'"'"C•vavel_wente, o seu poder. Mas, a situaç~o da Marinha, devido à 
ir,suficiér-.cia r.otór---ia dos equipamer-,tc•s que dispunha, e pelas 
razbes acima ~por,tad~s, era reconhecida como a rnais urgente. Em 
consequéncia, o seu programa decenal de reaparelhamento, 
iYticiado em 1981, dever--ia set"' t"'evist•.:• e signi-Fi.c_ativ2.r!ler.te 
ampliado. Os recursos disponiveis, de cerca de 800 milh~es de 
dólares, eram insignificantes quêndo cor~parados com os ·15 bilh~es 
de dólares necessários, segundo o ent~o ministro, para 

·reaparelhar a força. Afinal, a Marinha tinha sob sua 
responsabilidade o patrulhamento de 7500 km de costa •.• 

Ir-ticiar!dü aS açtles que deveriam levar a unta melhora r1as 
condiç~es existentes, de acordo com a lei número 70()(), fbi criada 
em junho de 1982 a Empresa Gerencial de Projetos Navais
ENGEPRON, vinculada ao Ministério da Marinha. Essa empr~esa 

deveria dedicar-se, inicialmente, à captaç~o de recursos no Pais 
e no estrangeiro, e à gerêr1cia de alto nivel de grandes projetos 
de inter"'esse da J'r1ar"'ir-,ha.. Sua importància r"1a coy-,cretizaç~o dos 
planos formulados pela Marinha pode ser avaliada em ·funç~o dos 
objetivos a que se propunha. Entretanto, ao que consta, ela n~o 
tem se monstrado como um instrumento efetivo para tanto. 

Em 1983, aparentemente como um reflexo do conflito das 
Malvinas, a Marfnha anunciou sua intenç~o de impleMentar um 
ambicioso ~lano· de re-equipame~to, envolvendo inclusive a 
pro~uç~o local. O núcleo principal da nova força seriam dois 
·porta-avi~es de ataque com .capacidade ~ara até 40 a';i~es At~X .. 
Como pa ss.:~ pr-·e 1 i rn i Y"1ar", c~ pcq-"'t a -a v i ões 11 M i r:.-;1 s Ge·r"'a i s 11 ser"' i a 
equipado c.:-r11 12 Skyhawl·<s; de ataqur.? de segunda ra~ç., mas ainda 
adequados p-r"'"incipc<.lmente para fir-1s de trE?inar,lento. o~~lt·r"'as 



262 

adiç.··~es irnpor--tantec~ seri.:\r11 doze cc.rvetas anti-subrn<?~rir,os e um 
r.avio-escc•la a SE't"'f:?fll constr--uidos r·,o·Pais pelo f:'Jl"lRJ, a par""'t ir da 
experiencia adquirida pelo acordo com a Ir•glaterra para as 
fragatas lança misseis da classe Niterói, e quatro subma~inos 
(dos quais três seriam produzidos no Brasil no ~~1bito do acordo 
com a nlemanha}. A aquisiç~o de misseis anti-navio, tipo Exocet, 
bem como a de submarinos de propuls~o· nuclear, ambos produzidos 
localmente, também era prevista. A construç~o de destróieres 
equipados com mísseis mar-ar, cuja efetividade fico•J demor.strada 
Y"10 conflito das Malvinas, estava ser,dc• cogitada.. Caso 
implementada, permitiria à Marinha contar com ~m eq-uipamento dos 
mais avançados." 

Segundo a Marinha, vinte anos atrás, 90~ dos equipament?s 
destir.ados à w_ar,uter•<;~CJ de seus meios flui;tlar.tes, aéreos e 
anfibios eram importados. De ~ato, a Marinha parece ser a ~orça 

mais intensiva em equipamentó importado. Até meados dos anos 
oitenta, os principais iter-.s eram: r11isseis Exocet, ser.sores 
tét""'micos Ma"r"'Coni, mísseis ar.ti-rlavio e seus componentes, das 
marcas Plessey Shield, Gabriel e Skyhawks. 

Atualmente esse indice teria caído, segundo porta-vozes da 
Mat ... ir~ha, para 101.. (cer"'ca de 10 mi lhêles de dólares), graças a um 
cor.tin•Xo esf.:.rço de capacitaçâ:o da indústria nacionc:-~1 le··./ado a 
cabo pelc-J. 1'"1ar-'ir.ha, envolvendo, il'"•Clusive o repasse de tE-:-c·,..,c.logia 
desenvolvida ho ambito de seus laboratórios de pesquisa. o 
esquema implementado com essa ~inalidade, tem como pólo a 
Comiss~o Naval, criada nos anos setenta, com o ubjctivo de 
promover a nacionalizaç~o de e~uipamentos através do_estimulo ao 
empresariado e a órg~os de pesquisa~ como o CTA e o IPT, 
inclusive através da prestaç~o de apoio gerencial às empresas. 

Esse esquema funciona da seguinte maneira. Cada setor da 
Marinha informa à Comiss~o Naval suas demandas de equiparnento, 
que s~o submetidas à Comiss~o de Mobilizaç~o Industrial da FIESP, 
a qual, por sua vez, as encaminha às empresas ca~~stradas, 
pt"'eviamente habilitadas par"'a satisfazê-las .. O cadastr--o ecrganizado 
pelas FFAA e pela FIESP relaciona as empresas fornecedoras de 
water--ial para a indústria bélica, bem como as que eventualrne·r1te 
poderiam converter sua linha de produç~o para atender as 
necessidades de fabricaç~o de armamentos. Caso exista acordo, um 
contrato é estabelecido entt··e a empresa, ou a FIESP, e a Seç~o de 
Natet--i al da Mar"ir.ha';l sediada Yio Rio de Janeir"'o. 

A p~incipal dificuldade encontrada na satisfaç~o dessas 
demandas tem estado na pequena escala das encomendas e na 
frequente necessidade de instruMental para a produç~o dos itens 
cor,tr--ataders, cu-jo custe~ supera muitas vezes o valor dos pedidos. 
Isto é contornado, sempre que julgado imprescindivel, através do 
financiamento, pela ~larinha, dos gastos necessários à produç~o 

dos componentes. 
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Corn o objetivo de est ir,lular"' o ew·pres.o..'\ria.do a atey,der às 
der~andas da Marinha, ent~o contempl~da com recursos suficientes 
pat"'a seu reaparelharner·,tc•, foi t"'ealizado ern 1985, em S~o Paulo, 
c•:•m o apc• i o da F I ESP, o I I Encont r-' o de Na c i or-,a 1 i zaçá:o pa·r--a a 
Marinha. Segur,do o ent~o presidente da Comiss~o Naval, 
encar·r-·egada de implementc1r o Plar-,o dr2 Reapal""'elhar,K:nto Naval, ·Alm. 
Cesat"' de Arsdrade, '' ••. a fr-'ota da I•"Jarir-sha brasileit'a está muito 
aquém das necessidades de um pais com di~ens~es continentais como 
o Bras i 1 ••• (e)... Se.ria preciso uma quar-,t idade de equiparneY,tos 
dez vezes superior à existente na Armada para se manter uma 
patrulha constante nas costas brasileiras.'' <Tecnologia e Defesa 
y,Q 23). 

Essas necessidades seriam da ordem de 8 bilhôes de dólare J 

à raz~o de 750 milhbes de dólares por ano. O Plano de 
Reapat""'elhamer-ato solicitado pela IYJarinha, ent_retanto previa a 
alocaç~o de apenas 2 bilhbes de dólares a serem aplicados à razào 
de 200 milhôes de dólares por· ano, durante dez anos. Estes 
recursos seriam suficientes para a construç~o de mais duas 
fragatas, doi.s submar"'ir-.os, um y,avio-aeródrorno, doze navios de 
patrulha oce~nica e para a complementaç~o de um conjunto de doze 
corvetas. 

Ao que se ·Sabe, encontra-se-ia em desenvolvimento, desde 
1984, um • programa de re-equipamento da Marinha que envol·ve um 
custo pt""'ovavelmente superior a 2 bilhôes de dblares. Ele inclui 
entre os seus -itens mais import~ntes os seguintes: 
-4 submarinos IKL-209, de 1400 toneladas. Além do at.ualmente em 
construç~o em Kiel, na RFA, com a participaç~o de técnicos 
brasileiros, ser~o construidos outros trés no AMRJ. Atualmen·te a 
Marinha conta com uma frota de sete submarinos (quatro norte
aMericanos e três· ingleses). Segundo a imprensa internacional .boa 
parte do contrato firmado para a const~·uç~o dos dois prim~iros 
submarinos será pago em minério de ferro; 
-2 corvetas~ em construç~o pelo AMRJ e mais duas, que seriam 
construidas no Estaleiro Verolme. Elas comporiam um lote de 12, a 
serem construidas em estaleiros nacionais, com um indice de 
nacionalizaç~o de 50~ e a um custo de 125 milh~es de dólares. 
Parte das turbinas a gás est~o sendo fabricadas em Sert~ozinho 
<SP>, e a maior parte do material importado é de informática, 
ainda que boa parte do mesmo esteja sendo montada pela Ferranti 
do Brasil. Ser~o equipadas com canh~es Vickers, misse-is Exocet 
(ou Barracuda a serem produzidos, provavelmente, pela Avibrás), e 
um helicóptero Linx; 
-16 barcüs de patt--ulha rnar-'.itima de 400 toneladas., a maior parte 
do~ quais de fabricaç~o nacional, destinados principalmente à 
proteç~o das plataformas de petrbleo off shore; 
-um navio escola, cuja construç~o terminou em 88; 
-um navio polar, na época em fase final de avaliaç~o; 
-helicopteros, aguardando definiç~o sobre sua produç~o no Pais; 
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-um y,avio de apoic' logístico atretvés da cor-,vers~c· do Nt'1 Itati·r,ga; 
-navios oceânicos de patrulha, cuja aquisiç~o estava em estudo na 
época; 
-viatut"'as aY•fí.bias; 
-a r.1ode"t"'ni zaç~o dos Y'1avios er·,t~o eHis-tentes, bem corno:r dos 
sistemas de armas das fre.gatas e submarinos que se·r''Íam ç)bje·to de 
plaY1CtS futuros. 

4.5.5. Os ~ubmarinos de propuls~o nuclear 

O principal ''fato novo'', ocorrido desde o começo da década 
de 1980 r.a área do t"'eaparelhame-r,to da Marir-1ha - muito irnport ~nte 
dada a mudança de· concepç~o estratégica que denota - foi .a 
decis~o de impulsionar com vigor e prioritariamente a programa 
de construç~o submarinos. De fato, em 1984, a Marinha anunciou 
sua intenç~o de construir um submarino de propuls~o nuclear~ 

sendo o custo do projeto de 200 milhbes de dólares e -sua duraç~o 
de 6 a 8 anc•s. 

Atualmente, um total de 13 submarinos têm sua construç~o 
p-revista. O pt~ir11eit"'o, cor~str ... uído r.a Alemanha já se encontra em 
condiç~es de ser integrado à frota. Mais cinco ou seis de 
caracteristicas semelhantes ser~o construidos no País, sendo 
quat~o até 1994. Outros sete, já do~ados de propuls~o nucle~r, 

completam a expans~o prevista por volta de 2005. O custo estimado 
do py•ogt~arola é de cet..,ca de 3, 5 bi lh~es de dó 1 ar--es, o q1.1e i rtd i c .a um 
custo wédio., por subma·rino, de 350 milhbes de dólares, ~bai.xc•, 

inclusive, rio padr~o internacional. 

As pesquisas em désenvolvimento pela Marinha no complexo de 
Ipet~ó, a julgar pelas ir-,fot"'maçí:',es por ela div~.~lgadas, e 
corroboradas pelo Governo, parecem estar produzindo resultados 
significativos. Na medida em que for ~umentaY~a, em parale_lo, a 
capacitaç~o produtiva r1a área estritamente l'"1aval, e a 
tecnológica e industrial na área nuclear, é.bem provável q~o o 
programa venha a alcançar êxito. 

Entretanto, mesmo que isso deixe a ocorrer, n~o há como 
negar o significado do ponto de vista cientifico-tecnológico que 
o projeto detém. O programa ·nuclear oriundo do acordo Brasil
Alemanha, tidc~ como uma demonstraç~o de soberania frente aos EUA, 
num momento onde ela parecia ao governo militar como fundamental, 
revelou-se um fracasso. N~o só era frágil, e inadequado-para o 
Pais, em termos tecnológicos, como desnecessári6 em termos 
er-.et""géticos. Além disto., falhas técnicas irnportarYtes determinaram 
que o gasto realizado, estimado em mais de 15 bilh~es de dólares, 
seja atualmente reconheci_do, quase que consensualmente corno um 
despet"dicio .. O py·ogt"ar,la ·nuclear"' 11 pa.r•alelc~~~, isto é CCtUI fir1s 



mi 1 itares..;;;;.: 31 , que se iniciou de forma modesta há 
terminou por se constituir na única par·te relevante, 
vista técnico, dos empreendimentos levados a cabo no 
nu c 1 e ar .. 
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algu)'"IS ~nos., 

do por,to de 
Pais na área 

Este fato empresta ao programa da Marinha um inestimável 
conteúdo de legitimaç~o pela via da ''profissionalizaç~o 

tecnológica''., ponto de importància central para o futuro papel 
dos militares na sociedade brasileira, discutido em outra parte 
deste trabalho. A demonstraç~o de competência na área nuclear, 
que enquanto esteve orientada a objetivos civis revelou-se um 
fracasso, é um elemento importante na tendência, qlte se analisa., 
de que os militares passem a ocupar crescentemente as esferas de 
decis~o e execuç~o do desenvolvimento cientifico e tecnológico 
na c i o na 1. Q4to 

N~o obstante, talvez o fato mais importanter relacionado ao 
programa de reaparelhamento da Marinha, do qual o dos submarinos 
à propuls~o nuclear é um ponto vital, seja, como indicado a 
nRtdar-1ça da cor,cepç2\:c, estr·atégica que sigr-.ifica.. A t•1arir,ha 
brasileira esteve profur-.damer,te er-.·gajada., após a SGrtJ, r•a 
concepç~o de de·fesa norte-americana. Mais do que a Aeronáutica, 
por razOes compreensiveis, e do que o Exérci·to, que embora 
tivesse sua atuaç~o pautada por critérios oriundos do Pentágono 
de contrOle do ''inimigo interno''~ n~o se encontrava ligado 
mate·r..,ialmer.te ao esquema de defesa r•Ot"'te-·afllericar.o .. Juntamey-,te 
com as Marinhas do México e em menor medida da Argentina, a 
brasileira cumpr"ia, r•este esquema, C• papel .de uma força 
participante do dispositivo militar da Marir1ha n6rte-americana. 
Sua miss~O· era o patrulhamento do Atl~ntico Sul de maneira a 
dotar o conjunto de u~ potencial minimo de guerra anti-submarino~ 
considerado como essencial na concepç~o dos estrategistas norte
amet'"'icanos. 

Esse levc.u a brasileira dotar-Se de 
equipar,lento e ct'l.pacidade operaciOl'"1al para tar1to, o que veio a 
war-·cat"", ir,clusive, as aç~t~s empt"'eendidas r.a ·área da c.:tpacitàç~c· 
cientifica e tecnológica de seus oficiais, e na produç~o de 

~~ A discuss~o sobre se um ·submarino nuclea~ é ou n~o uma 
arma nuclear tem ocupado a comunidade internacional no àmbito 
das negociaç~es de acordos de proscriç~o de armas nucleares. No 
Brasil, ela tem também preocttpadc~ a ár"ea cientifica. N~o há conlCI 
negar, entretanto, que o uso que sup~e da energia nuclear é para 
"fins militares. 

~ 4 Na realidade, a Marinha já desempe~hou um papel muito 
importante neste campo, ·principalmente nos anos 50., quando a 
própria criaç~o do ent~o Conselho Nacional de Pesquisas CCNPq) 
teve como protagbnista principal, interpretando a postura 
existente no interior da força, o Almirante 'Alvaro Alberto. 
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at"fllamer-~t·:•S- Nt\ vc~r"'d•''1dt:-, ..:1 nH:::-ncion<::HL-1 c.pçi1eo p(;olc:• t--:~~~.J.-J._t~~'-l!:.!Z e pr::-lc. 
!t!J.2.~L--\-'~_t~_Y.:_., t; (?V C? que sei"' a l t Pl··',:,\da- f.) pt"Od UÇi.lC• do Si st em~ de 

pt"'c•puls~o .,.-,ucl~:-at"' d•:•s subfnaY"'inos n~o se er,cc•ntt"a "à ver.da". 
Nenhuw dos poucos pa:í.ses deter-.te>l"'es da tecr-.c•lü~Jia r,ecessár .. ia à 
sua pt''OduçÊfo está disposto a transfet"'i-la, ou mcswo a realizar 
join~t ver-,tut"es para tar,to. 1\l~o pa·r·ecia haver", pc·r-·tanto, 
alternativa. A n~o ser a o desenvolvimento. de um programa 
completo que pudesse levar à sua produç~o. 

R compreens~o por parte da Marinha brasileira, de que as 
hipóteses de conflito que d~ver~ merecer sua atenç~o pouca 
relaç~o têm com as formuladas pelos EUA, no âmbito da OTANi e a 
sua traduç~o na implementaç~o de medidas concretas no sentido de 
modificar sua capacidade operacional constitui um precedente da 
mais alta impot"'t~tncia, tanto a r,:í.vel interr,o comeo externo. As 
missOes crescentemente admitidas como mais importantes no 
interior da própria Marinha brasileira s~o as de patrulhamento da 
costa e de proteç~o do Atlêntico Sul, de maneira a. impedir que o 
mesmo se torne cenário de uma conf~ontaç~o ent·re as gray,des 
poténcias. Para tanto, e sem entrar no mérito desta nova postura 
estratégica, a substituiç~o da ''orientaç~o a0ti-submarina'' por 
uma capacidade de deslocamento rápido para a detecç~o de 
poter,ciais ameaças, e pat"'a ser"'Vit"' de elemet·,t.:o dissuasóY'io, capaz 
de ser_obtida com uma frota de submarinos, parece adeql!~da. 

4.5.6. Uma estirnativa do valor da produc~o de equ~pamentn militar 
Y'1ava l 

IAB. 
O capitulo seguinte é 

implicaç~es econômicas da 
y-,aval n~o será iY1Clu.ido 
procedimento s~o as seguintes: 

dedicado a ur~a de 
Corno já indicamos, o segmento 

análise. As raz~es deste 

(a) Por--- ·ufl1a sér .... ie de mot:1vos, nÊío t:-xiste propriarr.e-r,te, até o 
presente, uma ''indústria'' brasileira de equip~n1ento militar 
naval, como existe no caso dos outros segmentos 0r,~lisados -e no 
tratado na próxima seç~o, e à sehJelhança do que ocorre em paiseS 
ir,dustr-ial'i zados, que - apr ... esent~rn 'Jflla pr"'oduç:3:o de armar,1entc:os da 
mesma ordem de grandeza que a b~asileira. A fabricaç~o de navios 
se dá, em certa medida,_ de maneit .. a ''artesar,al 1

', nitid~mente ''por 
encornQYJda", e estf·itarnente f,J_~_ra sat isfC:\zer as denlar-,das da Marir,ha 
bras i leir-.a; 
(b} A construç~o dos navios militares que equipam a Marinha 
brasileira se dá segu~do um esquema de subc6ntrataç~o de firmas 
estrangeiras e co-participaç~o de oficiais bastante distinto· 
daquele eropre~ado no caso dos outros s~gmentos da IAB; 
(c) T~H""tto a P~·D, como a constr"'UÇ~O do equipamentó na-val se dá ·no 
interior ~a Marinha. Em que pese a determinaç~o da Marinha em 
repassar o conhecimento por ela desenvolvido para as empresas 
nacionais, é flagt"'ar.te a difer"'ença· que existe er1t:r"'e este 
segmento e o de carros de co~1bate. Mesmo em relaç~o ao de avi~es~ 
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e apesar-- d·=• Ca)""é;ter"' de ertlpY'esa estatal contr~olada pelo IYJinistérieo 
da Aer~oYtáut i Cti, da. r::r,,hr.~Pr', c;:;~o tawhF)r11 óhvir~s as di fer~E?Ytças;, e 
(d) Ao cont}--ário do que ocor~e nos OtJtros três seqmentos da IAB, 
OS quaiS t; er11 apt"'ec:;pnt r:\ dO Uflla E?Xt 'r"'f?Hiarnent e P levada propOrÇ~C• daS 

expor"'tar;·~es Y:a pt...,c•duç;?(o, o segmento Y1F.\val, se excluirr11<:os alguroas 
embarcaç~es sem maioir significado, nada exportou. 

Isto n~·=• sigl··,jfica, en-tr-'f?talrtto, que o valor do eq,tipar!lf?r,to 
naval que, de uma forma OtJ de outra, contou com a participaç~o 

brasileira ç_"Jat'a a 6ua fabricaç~o, ·tenha sido poucp significí3tivo .. 
Nos últimos treze anos, que é o p~riodo analisado no capitulo qtJe 
seRue, é p•=•ss1vP1 er..;t:irnc"t"', r.:tir-tdd q'H?. ~ qrosseiramentP, este ve.,lo·r"'. 
Tet"iam sidc• rn""oduzidos dez navios de S1Jperfície, irtclui,ndo quatt"C• 
fl'"'agatas, a um cu~;to médio de 250 r11i lh~es de dólat"'es, seis 
cot"'Vt"'etas, a ur11 custo roédio de 100 mi lh:jes de dólaf~es, o que 
daria uma estimativa de 1,5 bilh~o de dólares. A quest~o que fica 
pendente, e que, ao contrário do que ocorre no caso dos outros 
segrtlentos, é totalmente iwp()Ssivel elucidar ... , .t"'efer"'e-se ao 
componente nAcional dPs1:e v~lor. Na. verdade, esta é um~ das 
quest~PS PHplnrnrl~~ no c~n{tt_tlo s~guinte, rrn rPlaç~o ao~ Olttros 
trés segmentos. No caso em pauta está se tomand? como referênçia 
a produç~o de cada segmento, e n~o o valor da aquisiç~o de 
ar--nlamer-ttos da. f>:-:•l·"'ça sinqt.tl at"' cc•r..,responrlPnte, cc•r•l·~· c.P- have·r-.í..-;~. q1.te 
toh1.-:lt"' a.:) anr:\ 1 i!';o4r'r!l(':••::; o SF·~qhtr.-•nt._:o y·,,,1val. l)e qualC!'IPí- fç,r~m."', corn•-::1 !"~P 

verá no pró~imo c~pitulo, o va-lor indicado é da mesma ordem de 
grandeza daquele das produçhes acumuladas no periodo pelos outros 
segmentos da IAB. 

Mas se o valor da 1
'produç~o'' passada do segmento já é 

significativo, muito mais o ser~b os valores previstos para os 
próximos anos, quando a Marinha pretende adquirir:- 1 a 3 porta
avi~es (1 a 3 bilh~es de dólares>;- 6 a 10 navios de cornbate 

(apt"'oximad.amente 1, 5 bi lhdo de dólc:n .. ·es) ;- .10 a 15 y,avios de apoio 
(aproximadamente 1,5 bilh~o dé dó.lares) ;- e cerca de 15 
submarinos, SPY1do 

. pt'"'opuls~o nucle.o:tt"' 
uma 

( CP.r~ca 
qu~ntidade ainda n~o 

de 3 bilh~es de dól~res) .. 
conheci d.,õt CO UI 

O valor total, a ser dPspendido num period6 cuja dirnens~o 
depende, CY'·ucialmente, do::os aspectc•s irtdicad•:•s nas p~gi.nas 

antet"'ior~es, alcançar·á de 7 a 10 bilh::.es de ·dólar~es. Dependendo 
do prazo em que este plano j~_re-equipàmento venha a se realiz~r, 
ele poderá resultar nUMa alteraç~o completa da situaç~o relativa 
deste segmen t; o. 

~~ Entr~e as refer"'éYtcias bibliográficas 
utilizadas para a redaç~o desta seç~o, "cabe citar: 
Augustine <198;?~), Br~esciai ... ,iy-.r·,i (198f=,), Fr .. iede 
F i 1 h o ( 1982) • 

g!::?ner"'i car1ient e 

RSTROS < 1983), 
< 1 '381), R·:•cha 
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Ac• cor,tr"ár ... io dos out:r"'os seQrner,t;o da IAB, já ar,al isadc·s, 
o de foguetes e roisseis n~o está adstrito a ner,tl'~Ma das forças 
sir,gular··es. Ele cor,lpt...,.eende a PY'oduç~o de itei"'IS ele complexi.d~tde 
variada, que v~o desde as bombas mais simple~ até os missQis de 
guiager11 sofisticada, e que s~o ütilizados pc'r tc•das as for"ças. 
Trata-se do segn1ento de implantaç~o mais recente a nivel 
internacional. Na real .. idade, o que justifica sua abordagem eM 
separado é o fato de que prcduz um sis·tema de armas comple><o, o 
míssil, que tende a diferer-,ciat""'-se cada vez n1ais dos outt"os 
prc•dutos e que, para as fir-.al idades deste trabalho, for.;:. .. rn 
agrupados em segmentos especificas. 

Também r•o Brasil ele é o último segroer,to a ser implar.tado, a 
partiY', fundamer-,.talmente, da expet"iêr,cia obtida, r,a área de 
foguetes, pelas FFAA e pela empresa mais importante do segmento, 
a Avibrás. Embora a produç~o de .. misseis no pais se encontre numa 
fase ainda rnuit.:. embr""iC,I"'Iát"'ia, r"estrir,gir.do-se pr .... aticarnente ao 
estágio de construç~o de protótipos, optamos. por abordar o 
segmento ton1ando como seu traço caracteristico o fato de estar 
orientado à produç~o deste tipo de armamento; além do que, a 
situaç~o parece apontar no sentido da breve entrada ern produç~a 
do mesmo. AssiM, antes de começarmos. a analisar o processo de 
iwplanta-ç~o deste St..:'grner,tC~ Y"10 Pais, é conver-,iente ê:tpresentar uma 
vis~o geral de como ele está se organizando a niv~l 

i r-,t er"r-,ac i o r-• a l .' 

4.6. 1. A prod~tc~o de misseis a nivel internacinnal 

A produç~o de mlsseis táticos e estatégicos iniciou-se nos 
anos 50, sendo rapidamente monopolizada pelas grandes empresas 
aeronáuticas. Na década de 60, estas empresas, já ent~o 

aeroespaciais~ l~vadas basicamente por consideraçôes de custo de 
P&D e escala de produ;~o, iniciaram uma politica de· produç~o 
conjunta de aero\1aves no ~mbito da OTAN e de outras alianças 
bilaterais. A pr•oduç~o de wisseis, ent-r"'etanto, pe"i~ínaneceiJ sc.b 
controle nacional. Somente na década de 1970 é que acordos de 
produç~o conjunta começaram a verificar-se 
importante na ár~a de produç~o de mísseis. 

como 

A medida em que a aviaç~o aumenta sua importctncia como 
força armada, os misseis ganharo impulso para seu desenvolvimento. 

"Mas, issc' é assegur--ado tawbéw pelas y-,~,vas aplicaçê'ies dos rnisseis 
r-,as áreas terrest·r""'e e marit i ma surgidas, inclusive, em funç~o das 
opc•t""tuY",idades abet"'tas pelo seu pt"'óprio dese'("JVolvir,,e·r-~to. De 
qtialq•Jer forma, bs paises que se 
s~o-aqueles que possue111 ir-,dúsrias 
Como exceç~es ·temos a URSS e a 

tornam produtores de misseis 
aeronáuticas de primeiro nivel. 
China, que, em funç~o de suas 



cc•ncepç~es 

es 'f Qt'"'ÇOS Y"1a 

cstrat~·gicas e situaç~o geográfica, 
prGduç~o de ~1isseis l~nçados do solo. 
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concentraram 

As barreiras à entrada neste segmento tém-se apresentado 
pelo menos, t~o altas como ~s do segmento aeroná~1tico. A 
capacitaçÊto tecr·1ológica necessál""'ia par"'a a produçi:\o de fll:isseis é 
equivalente à requerida para a fabricaç~o de motores aeronáticos. 
Atualmente a produç~o se concentra claramente no território das 
duas grandes potências (aproximadamente 50% dos mais de 100 
tipos), bem como r-,a Frar-.ça, Itália, Japâ:o, Suécia e Gt ... ã-Br""etanha. 
Os paises do Terceiro l~undo (ou os NICs) que participam deste 
conjur-.to restrito de produ·tores de quinze paises s~o, China,· 
Israel, Brasil e Argentina. 

Atualmer-,te, mais de quinze tipos de mísseis, laY"1çados de· 
sole•, de avi,~es ou de y-,avic•s, s~o produzidc~s · no -2\mbito da OTAN, 
mediante a colaboraç~o de .cerca de uma dúzia de países. A 
moda! idade rnais comum destes acc•Y'dos é o l icer-,ciawey,to, por um 
pais, da tecnologia por ele des~nvolvida, dando origern a esquemas 
de co-pr ... oduç~o hor""'izontal ou vertical, Y10S ·quais inter ... vérn até 
sete países, através de memorandos de entendimento negociados 
pelos seus governos. ~ a esta categoria que pertencem os acordos 
de produç~o realizados pelos EUA, que, aliás, est~o presentes em 
quase metade dos empreendimentos. 

uma 
Outra,rnodalidade de colaboraç~o 
ioint venture especificamente 

é a estabelecida através de 
destinada ao desenvolvimento 

(ao contrário da modalidade anterior) e à produç~o de misseis. 
Este é o c~so do consórcio estabelecido em 1979, entre a França 
CAeroespatiale) e a RFA <MB~>, e posteriormente integrado pela 
Inglaterra <British Aerospace>, Euromissile. Neste caso existe, à 
semelhança do primeiro, a possibilidade de licenciamento de tec
nologia a terceiros, de exportaç~o, e a prodLtç~o sob co0trato 
através de fornecedores, seja dos paises envolvi_dos no consórcio, 
seja de outros~ Além do consórcio Euromissile, outros dois, menos 
bem sucedidos, foraM formados na Europa •. 

O mercado europeu parece estar se consolidando em torno do 
consórcio Euromissile, o que tende a cc~roprometer a estratégia 
not ... te-americar-,i:"l, a.té r--ecey,tewente bt?m succclida, de estabelecer 
acor·dos bi-ou multilaterais com governos e/ou firma~ da Europa. 

As duas principais motivaçôes para a produç~o _conjunta no 
interior da OTAN - o usual imperativo de reduzir os custos de P&D 
e produç~o através de escalas maiores (reduzindo, também, o 
número de modelos em fabricaç~o>, e a necessidade de padrc•nizaç~o 
do equipamento eDl uso pelas forças armadas dos paises que a 
integram - exigem, para o seu cumprimento, uma concess~o por 
parte dos EUA ante à capacidade da Euromissile. 

Outra importaY1te área 
alia~ça militar é a que se 

de ·co•:•peraçào 
estabeleceu entre 

t:trab i to de ur11a 

ElJf.i e o J ap~o, 
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com ur~ razoável número de projetos em execuç~o, envolvendo a 
produç~o sob licença de misseis norte-americanos e de um número 
Ct"'escente, embora a inda pequen•:•, de Y"IOVos pr""ojet os de 
desenvolvimento tecnológico. Outro caso, que pode ser assimilado 
ao da cooperaç~o no interior de alianças militares, é a produç~o 
conjunta de misseis pelos EUA e Israel, atualmente exportados 
para cerca de dez paises, e eventualmente objeto de acordos de 
1 i cenc i amer1t o com t er ... ce i ros. 

Embora a tendência à co-produç~o no interior de alianças 
militares seja ainda domir.ante, é crescente o nómero de acordos 
envolvendo palses centrais e NICs. Estes pais~s passaram 
recentemente a negociar acordos de compra de equipamento 
envolvendo a co-produçào ou licenciamento, como é o caso·do 
Brasil, Coréia do S1.tl, Taiwan, Turq1..~ia, Ind<:.<Y"1ésia e A"Frica do 
Sc1l. 

Uwa terceira tendéY1Cia em gestaç2:_o é a do de-senvolvirne·ntc e 
pr-·oduçê1o de r11isseis "sob encomenda 11

.. Este t ipü de esquema 
origina-se da disposiç~o de um pais, desprovido de suficiente 
capacitaç~o tecnológica e industrial, em adq~irir um certo ~ipo 
de equipamento especificamente adaptado às suas necessidades. 
Neste caso o pais arca com boa parte do custo de desenvolvimento 
do eq~tipameto e, ever,tua..lmente, após seu término, pa·r"'ticipa da 
sua produç~o ou passa a produzi-lq sob licença. Parecem existir 
pelo menos dois casos deste tipo de esquema atMalMente em curso 
envolvendo a Africa do Sul e a Arábia Saudita. 

O aumento do n~mero de paises do Terceiro Mundo em condiçbes 
de produzir misseis pode ser explicado pelas mesmas tendências 
gerais manifestadas em outras áreas da indústria de armamentos. A 
relativa facilidade encontrada por estes paises para licenciar 
tecnologia deve-se ao imperativo das firmas dos paises centrais 
ém se ressarcir dos altos custos de P&D e a -uma talvez maior 
necessidade (ew relaç~o a outras áreas) de efetuar mudanças na 
concepç~o e projeto dos equipa~1entos, gue torr1a d~sinteressante. a 
sua pr .. oduç~.::~ Pelos pa_:íses ceY"1trais .. é: assiw que, em fu·t·lç-'21.·=· ·da 
crescente" produç~o de novos ti~os pertencentes à segunda geraç~o 
de misseis, e ao desenvolvimento da terceira, as companhias dos 
paises centrais sentem~se é vontade para licenciar os misseis de 
primeira geraç~o já pratic~~Jente inadequados para as necessidades 
percebidas por suas força~ armadas. 

A produç~o de bombas e muniçbes iniciou-se no Brasil no 
controladas pelo Exórcito, conforme 

A fabricaç~o de foguetes ocorre quase 
dessas atividades, naquelas instalaç~es já 
a estrutura da Imbel. O Exército, como 

âmbito das instalaçbes 
relatado na seç~o 4R4 
como uma continuaç~o 

ent~o agrupada~ sob 



principC'\l usuál"'io:t deste tipo dE~ eqt.llp.:ullc:l'·,to~ f•:•i 
pelos desenvolvir•H?Y'd:;os ir.iciais .. oco'r"'l' ... J.dos neste 
iy-,dústri a de matet"'ial bél i c•:• bras i !eira .. 
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o responsável 
segwE•nto da 

O surgimento e a crescente import~ncia dos hli~seis no 
cer-,á'r"'i<:• n1undial despet"'tou o inter""esse do Estado br--asileiro e 
levou à c:r--iaç~o da Comiss~o Cer.tr·al de Mísseis do E><ér ... cito. Já r.cs 
irdcio. d·::-s anos s.esser.ta, ter,tou-se de'fir.ir y·,o iimbi to dessa 
Comiss~o, um esquer~a de operaç~es que levasse à produç~o local de 
mísseis. Em 196'+, o govet"'Y'•O r,lilitat"' i·nicia. a constt""UÇ~O do "Campo 
de Lar-.çamento de Foguetes da Bat"'r"eira do lr)ferY•o'', sob a 
respor-.sabilidade do Ministério da Aercq .... ,áutica, revelando a 
preocupaç~o existente no âmbito das FFAA acerca da quest~o 
aeroespacial. Com efeito, em numerosas oportunidades, ela foi 
cc,locada como um objetivo, tar,to civil cor.lo militar--, para o 
país. 

A partir da identificaç~o de um produto no mercado 
internacional ~ue satisfazia seus requerimentos operacionais, o 
missi l aY";t i-tanque Cobra, produzido pelo cor,só'rcio aler,1i:;{o V\BB, o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (que sucedeu a Comiss~o 

Central de Misseis do Exército na coordenaç~o das atividades da 
fot"'Ça) eracomendou um lote inicial par""a aval iaç~eo.. Se_guy,do o 
SIPRf, a importaç~o das primeiras uhidades do Cobra, bem como a 
posterior transferênci.a de tecnologia para a sua produç~o no 
Br·asil, ter.i.-a sido realizada mediar1te _escambo por"" mir1ério de 
ferro bt"'asileiro .. 

Prosse~uindo coro o esq,Jema planejado, o !PD obteve, em 1973~ 

a licença para a produç~o dos missais Cobra. A partir de 1976~ 
numa fábrica piloto montada pelo IPD coroeçou sua fabricaç~o, 
alcançando niveis crescentes de nacionalizaç~o de seus 
cc,mp.::.r,er-1tes. Vários lc•tes d1::.s mísseis pr•:•du:::idos pelo IPD. foram 
entregues ao Exército (cerca de 300 unidades), e consta que, por 
volta de 1980, o programa teria atingido seu objetiyo em termos 
de desenvolvimento e adaptaç~o tecnológicas, capacitaç~o de 
fornecedores nacionais dos componentes, e índice de 
nacionalizaç-~o. A pt'"'óxima etapa, que seria a de repassar a 
responsabilidade da produç~o dos mísseis para urna empresa 
nacional, n~o parece ter se verificado~ N~o conhecemos as raz~es 
deste fato~ mas é possivel que se tenha decidido n~o produzir 
este armamento em virtude do- mesmo já encontrar-se obsoleto. 

Durante a mesma época, nos anos setenta, O Ministério da 
Aeronáutica seguiu, em paralelo, com suas atividades na área. O 
CTA se dedicou, durante este periodo, ao desenvolvimento dos 
misseis ar-terra, Carcará, e ar-ar, Piranha .. Corno se pode nota~, 
já nessa época existia uma certa indefiniç~o por parte das FFRA a 
r~speito de como deveria ser implementada a produç~o de misscis 
no pais. Ao contrário do que ocorria nos outros segmentos 
estudados, üY1de a Y'esponsabi l idade da seu desenvolvir,1ento e, ero 
certos casos~ a p~ópria produç~o dos itens deraandados era 

• 



272 

delegad~'1 a ttml;l. das fcirças sil"•g•JluJ· ... es, YJQ c,::(l~o dos ml.ssels, isto 
n~o se verificou. O fato deles serem usa~os por todas elas, deve 
ter~ C:OYttr-.i buido par·a a iY.de·fi·nic;ã:o que mar ... cou o dE·SC?i'"JVOlvimer.to 
deste seg rnent o.. Essa i r-.def in i çi:.!to, pcir sua vez parece se·r"' a 
responsável pela 'r"'(?lat iva debilidade da produçi:.io de r•Lisseis r.o 
pais, qua\--,do compar .... i.~da com a de outros sistemas de armas., e 
talvez explique o prazo suY'preer-1den'temer~te lc~r-.go em que ver11 se 
d.c_·u·tdo o aroadurecime·nto das aç6es r-•a área. 

4.6.3 O surgimento e desenvolvimento da Avibrás 

Uwa empY'esa que viria a torr-.ar-se um pr .... otagonista cer-,tral y-,c; 

c:artlpo da fabr"'icaç:h"o de foguetes e m:ísseis Y1o pais, a Avib~ás 
Aeroespacial, foi fundada em 1960, por ex-alunos do !TA, visando 
a pr""oduçr=tc' de· avi;.:'ies. Um morJowotor de aplicaç~'=' ger"al (o Falcão) 
chegou a ser produzido, mas um incêndio em suas instalaçbes 
determiY10U a mudança da fábt"'ica para as proximidades do CTA, 
OYtde, a partir-- de 1969, ir-dciou suas atividaçies Y1a pY"oduç<?:to de 
fCtguetes .. Já Y""IOS primeiy·os ar-.os da década de 1'370, ela recebeu 
significativo apoio do do CTA para Ct desenvülvirnento de se1..ts 

pt""'c•du·tos. 

Na real idade, o caso da relaçilo er-,volver-,do a produç·2to de 
f"oguetes, er.tt"'e o Ir-~stitut•:' de Atividades Espaciais do CTA e as 
empt .... esas Aviôr"ás e Valpar""'a.íba, é Ufll exewp-lo modelar"' de repasse de 
tecr,ologia desenv.:,lvida em ir-,stituiçiJes govei .... t•arner1tais parêt o 
setor""' pt""ivad.c• .. O IAE deser,volveu ltr11a família de foguetes 
espaciais (Sonda I, li, III, etc) u"tilizar,do-sc- p . .::1ra tanto êo 
apoio conFerido pela Miss~o Aeroespacial Completa Brasileira~ 
criada em 1979, e pr"'evistC~. pat .... a set"' desenvolvida ao lCof""lg<:o de 1.3 
anos. A partir do pessoal e instalaçbes do CTA, foram fabricados 
~oguetes, para a pesquisa aeroespacial, de alcance de 80 a mais 
de 600 kro1 de altitctde. 

A Avi bt"'ás pay··t icipou desse empreer-,dimento desde o s.et_t 
inicio, ocorrido com o Sonda I Cde 60 km de a·pogeu) ~ 
principalMente através do desenvolvendo do propelente sólido do 
foguete. Ao que CüY""Ista., a dificuldade imposta pela ·rH?gativa dos 
EUA, em seguir fornecendo o propelonte dos foguetes produzidos 
pela empresa, teria sido a causa do desenvolvimento de uma 
tecnologia pt"'ópria y-,este campc,, COY"1Siderada uma das mais 
avar,çadas dc1 miJndo. 

A part ici paç~o da Avi brás r-,o projeto do SC1Y"1da I I deu-se ew 
simult~r,eo ao deser-.volvifllel'"tto, pela en1presa, de uwa famil ia de 
foguetes wi litaY"es tipo ar-tet~a de 37, 70 e 127 mm dos .tip<.::.s 
aleta fi><a e ale-ta móvel C "f.-:·lding fif""1 11

) .. Um resultado imedíat .:J 

desses projetos 
expc,rtaç2!:cr, pelas 
"fc,g t..tet es ar-t er ... y··a, 
Na produç~o destes 

foi a produç&o, 
empresas Avibrás 

par".a as FF~H~ 

e Val pa·ra.i ba, 
e pari:"\ a 

da família de 
denofllif""J<::\da SBAT (Sistema Brasileir"'oJ Ar-Terr"'a)
foguetes participar--am diversas outras er~presas 
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naci.:-nais, cowo a PIC, localizada .em Salto, inter"' i o r de S~c· 

Paulo, a Horasa, tr"'adícional fabr"'ic21nte de dispositivos de 
mediçi\ct, a DF Vascol"',cellos, fabrical"'1te de m2teY'ial ótico, 
desenvolvendo e p1~oduzindo componentes como espoletas, etc. · 

Cor1sta que a par"'tit"' do Sonda. IV, 
desenvolver uma arma semelhante ao Pershing 
com ·alcance de 300 a·600 km e com capacidade 
ogiva de 300 kg, eventualmente nuclear. 

a Avibrãs pretendia 
II norte-americano, 

para transportar uma 

A vedete das armas fabricadas pela Avibrá~ (at~ o surgimento 
do Lançador de Foguetes Astros) era o fpguete SS-07/Sbat. Ele tem 
ca 1 i bre de 70r!H•1, carga de 4 kg, e alcaJ"1Ce f11áx imo de 7500 m ern 5,. 2 
segundos à velocidade de 740 m/s. Pode ser equipado com ogivas 
anti-pessoal ou·anti-twnque e lançado de avibes ou helicópteros, 
c•u utilizadü em fogo de: satuY'a_ç~o em sua vers~o tP.r·ra-terr.;;"~ .. Ele 
c•:•mpbe uflla família de foguetes Ct!jO maior é c• SS-E.O, de calibre 
de 300 mM, carga de 146 kg e alcance de 68 km. Os demais s~o os 
SS-06, SS-15, SS-30 e SS-40, sendo o n~mero· o indicativo do 
alcance aproximado (em km) do foguete. Esta familia de foguetes 
foi a que sucedeu, após a introduç~o de vários melhoramentos, a 
SBAT recém citada. O SS-40 foi desenvolvido através de um 
prograMa conjunto, envolvendo, inicialmente, apenas o Exército 
(INE, IPD e Campo de Prcavas de 1'~-lar"'ambaia) e posteriormente- a 
Aet'ül'"oáutica _ílAE-CTRl e a ir-.iciativa privada íAvib,'ás e Usimeca). 
Esquema semelhante deu, origem ao SS-60. Todos esses foguetes 
fabricados pela Avibras, e que tiveram grande sucessa.no exterior 
s~o foguetes balísticos, sem Y'1enhurn dispctsitivo de guío.gcrr;, 
caracteristico dos misseis. 

A exemplo do que ocorre no caso da Engesa, a Avibrás deve 
boa parte do seu_éxito tecnológico à compotência de seu fundador~ 
engenheiro aeronáutico formado pelo I·rA, Jo~o Verdi de Car0alho 
Leite. O eng Verdi, que controla o capital (''fechado'1) da er11presa 
e é o seu presidente, é considerado como uma ·autoridade 
ÍY•ternacional em bal ist ica e em prc,.jeto de foguetes e mi sseis .. 
Ele foi, e é, o prÍY•Cipal respor,sável pela ccor.cepç~o deos 
armamentos produzidos pela Avibras. 

A Avibrás iniciou sua penetraç~o .no mercado externo 
exportando para o Chile, ainda no final da década de 1970. Em 
junho de 1980, uma declaraç~o de um lider palestino publicada 
pela imprensa, de que a OLP dispo~ia de misseis de fabricaç~o 
brasileit""a, gerou uma série de desmel"',tidets por parte de militares 
brasileiros, que afirmavam que o pais até aquele momento n~o 
havia reali:zadc• i'H=Y•huma expc•r""taç~o pa·ra o Oriel"'1te t•1édio. lt bem 
possivel que até-aquela data muito poucas unidades tivessem sido 
expor""tadas .. · De qualquer forma, alg~~~l"';S anos depois, após ter 
demonstrado a excelóncia do material faSricado pela empresa nos 
conflitos ocort~idos no Oriente Médio, expandiratn-se enorMeN!ente 
as exportaç~es para a área. Embc•ra a fase de expans~o das 
exportaç~es da Avibrás só se inicie em 1984, como se irá apreciar 
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em detalhe no capitctlc• 5, já ern l'JE.\3 ela era cc•r-,sid!?rada 'Hila das 
maiores produtoras mundiais de wisseis e foguetes (JB,10.03.83>. 

O rápido sucesso obtido pela empresa permitiu, n~o apenas 
urn gr"'ande a'fluxo de recursos pr·.:over,ientes das expc.·r-taç~es 

realizadas, como, também, verbas adiciono.is pay·a o 
desenvolvimento de novos produtos. A urgência ern contar com o 
lançador de foguetes Astros II teria levado o Iraque (já na época 
um importante cliente da empresa) a adiant~r recursos para 
acelerar a sua fase de desenvolvimento (Jane's Defence ~Jeekly, 

27.10.84). Ao qL1e consta, o projeto teria sido financiado com 
recursos cedidos ao Iraque pela Arábia Saudita, tendo o BNDES 
atuado como avalista da operaç~o. 

Essa operaç~o marca a fase de ''a~tonomizaç~o 1
' da empresa em 

relaç~o às FFAA brasileiras e a sua ''entrada triunfal'' no mercado 
externo, possibilitada pelas vertdas do Astros II Cq.ue representam 
cerca de 80~ da receita da empresa nos últimos anos). A este 
respeito cabe esclarecer que, na verdade, n~o existiu um~ vers~o 

comercial anter-·iQr, que tet""ia. t"'eCebido o nome de Astros I. O 
Astros I, segundo consta teria sido apenas o primeiro protótipo 
do lançador de foguetes mais tarde produzido em série. 

Come• se pode coF,stwtar, G. o éxitco dEt ewp·r·ese. está 
estt"'ei tafllente 1 igadc• ao conflito li"''~-Irctque. Desde c.s seus 
primeiros anos o Iraque tet"'ia f11antido un1 gra·ode voluwe de 
compras, reforçado, a partir de 1984, coro as encom~ndas do 
sistema Astr·os. P.:cster··icot"'rnente, ter"'i?. sido ainda este pztís o 
principal cliente dos produtos da empresa, eu1bora o Astros !I 
tenha denpertado grande interesse em outros paises do TM; 
inclusive do Ir~. E~te pais, segundo a impren~a internacional, 
teria também adquirido, via triangulaç~o cow a Libia, armamentos 
produzidos pela Avibras. Consta que as FFRA da Suécia e de, Japáo 
teriam manifestado interesse em licenciar a .tecnologia do Astros; 
o que n~o teria ~ido aceito pela Avibrás aleg~ndo qu~ isto 
poderia levar ao surgimento de concorrenies ao seu produto no 
mercado internacional. 

6m 1988, o grupo Avibrás tinha sua composiç~o acionária 
distribt~ida entre um pequeno nómero de pessoas, sendo a 
participaç~o de seu president~, Jo~o Verdi de Carvalho Leite, de 
56.40~. Ele era composto, naquele ano, pelas seguintes eMpresas: 

Avibrás Indúsb'ia Aerc•espacial S. A. <87,401-l; 
Tectran-Engenharia Indústria e Comércio S.A; 
Transvip Turismo Ltda; 
Agronômica, Rgropecuária e Serviços de Conservaç~o Ltda; 
Power"'t ron i c; 
Usifor'ja; 
Optolaser Idústria e Cómércio Ltda; 

Er,t t""~:? os 
vale citat"': 

pr-·oj et os raa i s 
a ir-,stalaç~o, 

imp<.:q ..... t0ntes i1 

em br ... eve, de 
que se dedica 

!..trila f .tdn"' i c a 

Q g t"'!..!pO, 

de chips 
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dedicados para uso militar financiada pela Fin~p (27 milhbcs de 
dólar"'es) e outra de "fibras· ót ici's, com capacidade pi.~"('C.\ a prCodl~tçi:i:o 

de 25 mil quilômotros por ano, equivalente à ntetade da demanda 
nacional estimada. (GM 21-23/01/89>; -o próximo lançamento no 
mercado externo do FILA, que já equipa as FFAA brasileiras. 

Além da Avibrás, 'o segmento era constituido, até1 o inicio de 
1987, por empresas orientadas à produç~o de armarnento leve; 
exceç~o feita da Engemissil, pertencente ao grupo Enges~, e. a 
D.F. Vasconcellos, que se dedicavam, basicamente, ao 
desenvolvimento de projetos conducentes à fabricaç~o de misseis. 
Er-,tt"e aquelas ernpresas, vale citar a Companhi.a de Explosivós 
Valparaiba, que fabica uma completa.linha de bombas, granadas, 
etc, a Quimica Tupan, e a Fábrica de Explosivos Britanite que, 
entretanto n~o merecem destaque do ponto de vista do volu~e de 
pr"oduç~o e exportaç~o. 

~egundo se alega, algumas das dificuldades encontradas pelas 
empresas do segmento e pelas FFAA, para lograr a produç~o em 
série de mísseis,· teriam uma causa e:xtery1a. Ao que consta, as 
tentativas levadas a cabo pelo Brasil para adq~irir a tecnologia 
de sistemas de navegaç~o inercial, necessária p~ra a produç~o de 
misseis g~iados -e também para a fabricaç~o de alguns tipos de 
foguetes - r1~C1 teriam sido befll sucedidas.. Isto, basicar11erjte, 
porque as grandes empresas que a detém consideram que as 
caracteristicas atuais do mercado, em especial a concentraç~o da 
p~oduç~o entre poucos produtores, pode. continuar, durante algum 
tempo, p~otegendo o mercado de· novos competidores. Assim sendo, 
~~o há interesse eM negociar a tecnologia de prociuç~o de misseis 
com ü Et·r"'asi 1, que a julgar"' pelo :irnpetó com que vem pEt'"ietrando nc• 
rm~~-r·cado i nt et""Y1ac i O'r'"1a 1, pc•der i a ra.p i dament e ameC::1Ç'G.r a pc•s i ç'iio de 
empr·esas at ual111er·,te bem po=:>ici~:~nç1dc:\s l'"IO ri1ercadQ.. PL1rE~ce est a·t• em 
jogo n~o apenas um interesse empresarial, mas estratégico. A 
negativa dos EUA em fornecer esta tecnologia ao B~asil, estaria 
"er,ipLn--:rando-o" .:\ 
URSS). 

buscar pfurceiros no campo socialista (China e 

·Essa situaç~o teria obrigado a IAB, através d~ esforç6s dos 
Institutos d? pesquisa do CTA, e de empresas come a Avibrás e 
D.F. Vascon~ellos, a decidirem d~senvolver autonomamente a 
tecnologia necessária. A complexidade da 

4

teenologia, e o 
consequente tempo necessário para desenvolvê-la, tem feito com 
que os vários cronogramas e prazos estabelecidos, e noticiados 
pela imprensa, fossem descumpridos~ Aó que parece, entretanto, as 
dificuldades n~o eram apenas de ordem externa .•• 
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Em 1985, prourah1as visando o des~nvolvimcnto 
ele m:í.sseis., leVados a cabo poY' ~f11prc•sas brasileiras.. A D .. F .. 
Vasconcellos já havia produzido um protótipo do missil ar-ar, 
Piranha, semelhante ao norte-am~ricano Sidewinder, desenvolvido 
preliwinar·mente pela Aer•.:.náutica. Ele havia sidc• apr.:.vad··=• ,.-,os 
e·nsaios de integração e fixaçitc• y-,urn aviâ:o da FAB, e estava 
prestes a ser submetido a testes de disparo real. A Avibrás 
estava a ponto de testar o se•J missil anti-navio, semelhante ao 
E~ocet, denominado Barracuda. Finalmente, a Engesa, estava 
deser-tvolveY"•dO dois misseis ar-.ti-tanque. Alér;l de:::.tes trés 
p\' ... ojetos de natut--eza empresa·,.·ial, existiafll outy·.::.s tantos em 
estágio provavelmente menos adiantado, em reali'zaç~o nos centros 
de P&D das trés forças singulares. Em j~lho de 1983, por exernplo, 
o Centro Tecnológico do Exército anunciou sua capacidade de 
produzir um missil terra-ar teledirigido, semelhante ao Roland 
fl""arjco-alem~o. A- corjstruç~o do primeiro protótipo dar-se-ia no 
IPD, a partir dos resultados ali obtidos nas áreas criticas de 
eletrônica de bordo e propelentes para misseis de alto teor de 
ener•gia (ESP 12.06.83). 

A manutenç~o de um· número t~o elevado de projetos em 
desenvolvimento, associada aos atrasos que se verificavam nos 
programas visando a produç~o de misseis, numa indústria que se 
cat""actei""i:::a pel•:• seu 11 pragmat isrtl0 11

, agi 1 idade, e agr"essividade em 
t"el aç~o ao mef'CC.-\dc• ext ~rr,o, num segr11t?Y"1t c• i Ytq t_tt:,s ti c• nave l rn2·f',t G 

ett'r''aente a níy~l i)rtter'nacior,al, era um sinto:oma de que exi-sti-am 
mais dificuldades... As suspeitas se viram fortalecidas quando, 
ew 30 de jaY"teit'O de 1'387, foi cr'iada a Srbit.;-t - Sistewas 
Aeroespaciais ·s.A., com o objetivo de ''desenvolver, fabricar e 
comercializa~ sistemas integrados de mísseis, e ~espectivos 

sistemas de apc•io, sistemas bélicos guiados., foguetes de 
sondager~, lançadores de satélites de aplicaçbes espaciais e 
executar serviços de projeto, . pesquisa e ensaios e estudos 
relativos à ciência espacial''. Participam acionariamente do 
empreendimento as empresas Engesa, Embraer, Imbel., Esca, Pa~con, 

entre outras. Segundo algumas fontes que n~ticiaram a 6riaç~o da 
empresa, ela destinar-se-ia a substituir a Engemissil, do _grupo 
Er-,gesa. 

Dr·bita iria i Y'tic i al wente desenvolver do1s projetos 
importantes, ambos coM tecnologia proveniente do ext~rior. O de 
um missil anti-tanque de tecnologia italiana Dto-Melara, e o de 
um anti-aé\'"'f.?O, de tecnc•loyia ir1glesa, já bastal'"1te ar-1t igo, 
denominado Thunderbold. (FSP, 31.05.88). A criaç~o da ~rbita deu 
origem a uma grave crise na !AB. Ela, que até ent~o havia dado 
mostras de ur~ alto grau de entendiMento entre as empresas que a 
cc•mpunhaw (em que pese as reclamaç~es velad~s das_ pequenas 
empresas, nuclciadas em torno da Associaç~o Brasileira de 

-Indústr--ias de l'~"1ateri(:.1.l de Defesa ABIJ'>"1DE), é palco, de l_traa 

acirrada disputa. Como era de se esperar, a Avibrás senti~t-se 
prejudicada com a cri~ç~o da nova empresa, e passou a acusá-la, 
pela ímpt'ensa.,_ de "af"tticor~stítucior·,al

11
• Em janeirç. de 1.387, Y"1U!"11Z\ 
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época em que Se fo)~n1ulava, no p,::\rlamento, a nova Con(;;tituiç::t:o do 
país, a a c._, saç·~o "c a i u corno uma bomba" .... 

Num primeiro momento foram completas matéri8s e longas e 
iradas entrevistas com os usualmente circunspectos e calados 
dirigentes da Avibrás, avessos à tagarelice do presidente e 
porta-voz da Engesa. Logo em seguida, foi a ve= das informaçbes 
de bastidores, que indicavam as raz~es que teriam levado as FFAA 
à decis~o de excluir a Avibrás do empreendimento. Elas iam desde 
t..tn1a espécie de ciúnle de um br"igadeiy•c:a, or"igir.ado pelo n~o 
reconhecimento, pela Avibras, da participaç&o do CTA nos 
desenv•:•lvimer-,tos tecnC~lógicos t"eivindicados pela E·r•1presa, êtté à 
menç~o de que a decis~o teria sido uma represália do Itamaraty, 
por ter a nvibrás efetuado vendas à Libia, quando o emba~go 
nqrte-americano est~va prestes a ser divulgado. 

Depois, foram noticias que de uma maneira ou de outra 
visavarn levantar suspeita sobre a conveniência da criaç~o da 
~rbita. Os problemas existentes a nivel do programa aero
espacial brasileiro em relaç~o aos foguetes lançadores, 
estimularam boatos de que a Drbita estaria negociando com a 
Aerospatiale francesa uma participaç~o conjunta no programa. Uma 
aç~o deste tipo contaria com a oposiç~o de setores civis e 
militar:.es impor"'tC:d""Jtes. Em rnaio de 1988, a FSP dedicou razo~tvel 
espaço em várias de suas ediç~es a um furo de reportagem 

• relacionado ao Programa Espacial Brasileiro. O foguete lançador 
de satt?lite ter"ia explodido e o que e·r"'a pior ... , as altas 
auteol""'içL3des, ent..-... e elas o Presidento da Repúblic21., r1i:"'!o hz~viam 

sido comunicadas do fato. Em 31 de maio, o mcsrno jor~al publi·cou 
uma noticia acerca de uma visista ao pais de u~ deputado do 
partido verde alem~o que estaria fazendo um levantamento do 
potencial da indóstria bélica brasileira e investigando a 
possivel contrataç~o de empréstimos na Alemanha· pela empresa 
Orbita. Na mesma noticia, o jornalista comenta que teriam sido 
proporcionadas ao deputado, por miiitantes de partidos de 
esquerda, informaçbes a respeito da IAB, ap~rentemente querendo 
caracterizar uma situaç~o de ''espionagem a serviço de interesses 
estrangeiros". tr·las, de passagem, o jor"'r-,alista, f,a sua eclética 
watéria, cita que ''A E..Ql_ha apuy·ou quE· a CJy•bi t~~ est.t~ em 
entendiMentos cor~ a corapar1hia frar.cesa Aerospatiale, para tentar 
participar no pr9grama naci~nal de desenvolvimento de uma linha 
de fogu;:::t·es par:a fins cier-,t:ificos. 11 

A referência às noticias veiculadas tem o único objetivo de 
apc,ntar"' a nitida apar""'ér1cia de "matéria paga 11 , ~,liás. muito c·:•rnl..lm 
nas coberturas que a imprensa realiza sobre o setor, que envolveu 
o episódiCo.. En"tt"'"etanto, e isto é o ma.i·s iraportante~ ele i-r.dica 
alguns pontos dignos de destaque: 
- Parece e>cistir uma certa antipatia, no interior do circulo de 
responsáveis pela IAB, em relaç~o à Avibrás. 
- A 1 ider"'aY"1Ça do "Czar" da IAB, e1'"1g .. I,.Jhitaker, 
mantém t~o poderoisa como nos periodos anteriores, 

y·,este rllt.?iQ, 

quar-,do ele 
se 

foi 
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capaz de montar 0 PNEMEM; intervir na I~IDEL; obter a anuência das 
autot"'idades nlilit~it"'es e civis para or--questrar o 
superdimensionan1ento das exportaç~es da IAB, que interessava 
diret~mente à sua empresa; obter créditos e favores junto ao 
governo bt~~sileiro; usar o serviço diplomático do pais em 
beneficio da expor-'taç21o de ar·mar,len-ters, etc .. 
- _No ano seguinte ocorre um novo esc~ndalo, desta vez relacionado 
à vitót"'ia, ao que se alega fraudule·(lta, de< CO'r!SÓ't"'Cio 
Aet"'c,espatiale-Et·Jgesa pat''a a fabr ... icaç~o dos "52 helicópte·r-os 11 (a 
serem adquiridos pelo Exército). Novamente a força desse 
personagem parece ter sido suficiente para que o episódio ·fosse 
esquecido. Convém citar que, neste caso, interessQS t~a poderosos 
como os da empresa norte-americana Bell, que se sentiu lesada na 
concorr~ncia, estavam_em jogo. 
- FinalmGnte~ o que as evidé~1cias permitem concluir é que os 
interessados na manutenç~o e expans~o do ~ivel de negócios da IAB 
já estavam tomal~do consciência de que se avi~inhavam ter~pos 

dificeis, e que dali para a frente era necessário investir com 
mais vigor nas diGputas de interesse no interior do s2tor. 

De qualquer forma, o que mostrou o período que se suced8u 
aos fatos comentados, é que as medidas que l1aviam sido 
anunciadas, seja a relativa ê 8rbita, ou a do consórcio Engesa
Aer--espat:i:-ale, pat"'a a fabr .. icaç~o de helicópteros, assim como 
muitas c-ut i" ... C'S que for·am aventa dos p(:? 1 ~"s FFAA e pe 1 <:Ots C!ilPY'esas, e 

·r-toticiàdas pela impr-·ensa, Y"1ào se cpncr-... etizarar,1 .. A í!]-r'bita,. pc.r 
exemplo, encontra~se até agora vit"'tualmente par·ada, assim como a 
Helibras~ A·Avibras, desde a época que nas estávamos 1--eferindo 
despediu mais da metade dos seus mais de 5000 funcionários .. A 

·~onjuntura de crise que se abateu sob~'e o setor será novamente 
abordada com mais detalh~ no capitulo seguinte. 

flcor-1t e c i went os 
evidência a falta de 

posteriores aos acima relatados puseram em 
consenso existente no ámbito d~s FFAR acerca 

do êxito relatjvo do pr·ograma aeroespacial brasi.leiro, no qual ao 
que consta teriam sido gastos mais de 4 bilhbes de dólares nos 
últimos dez anos. O responsável pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE (órg~o vinculado à estrutura de C&T do 
Pais e encarregado do programa) foi afastado, ao que parece por 
discordar-da intenç~o do Ministério da Aeronáutica em abandon2r o 
projeto brasilei.·o ·de construç~o dós foguetes. Por outro lado, 
as tratativas com a China e a URSS visando a transferência da 
tecnologia necessária enegada pelos paises da OTAN, 
prosseguiram4 A URSS concordou, em maio de 1983, em ceder a 
tecnologia de guiagem e propt..tls~c' ao gover--no br-'.asi 1eir-'o. Hs 
autoridades chinesas, em abril do mesmo ano, após terem iniciado 
negociaç~es com o governo brasileiro visando a transf2rência da 
·tecr,olc•gia, tel" ... fllin::.:n"'afl1 c•pta~,do pelo estabelecirj1ento de uma j~::·ir.!..t_ 

vent Lu::.:.g, ccor11 a Av i br .. ás. A c r-- i Et<;21o dr:?st u ~~o v a er;J;:<res.:·!, que ao que 
consta dedicar-se-á a yender vagas e1n satélites lançados pela 
China, desagradou visivelme~·te o Ministério da Aeror,~utica, 

gerando ~1ais UM atrito entre ele e a Avtbrás. 
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Apesar de esta)·" subrnPY'~}ida n•.lm,:; P"r"'c··fur,da crise fin~nccira, 
causada inclusive (mas n~o com a intensidadQ al~gada pelos seus 
pot ... ta·-vozps)" pc~l(::o nf':(o pugarnPnto de eí .. ,cor,lcr,dc:IS feitas pelo 
Iraque, a Avibrás segue desenvolvendo novos produtos e, à 
ser.lelhar.ça da Er.gesa, tentar.do diversificar .sua liY•ha de 
p~oduç~o. Sua estratégia difere, entretanto da aparentemente 
adotada pela Engesa. A Engesa se está orientando para a 
produç~o de tratot"es e utilit~n·"'ic•s de ernpreg.o civil, talvez 
prepa·..-·ando-se para o que pa-r .... ece se·r-· um d·:·s sonhos do 11 CZat"' 11 da 
IAB de tr ... ansfot""flli::lt" sua ~rnpresa ''muito-·r,acio·(,al'' (corno ele à 
classifica) na grande montadora da indústria automobilistica 
bras i leíra. 

A Avi br-ás, 
diversificaç~o na 
11 de ponta" e que 
produç~o de seus 

diferentemente, parece estar orientando sua 
direç~o de produtos que incorporam tecnologias 
integram a lista dos insumos que utiliza para a· 

Suas ,duas ·novas· iniciativas 
empresariais, exploram setores onde o Pais apresenta, ao mesmo 
tempo, um mercado bastante promissor e uma inexistente ou escas~a 
capacitaç~o industrial. A primeira é a fabrícaç~o de circuitos 
integrados que teria sido o resultado de uma concorrêr1cia entre 
empresas locali~adas fundamentalrn~nte na áre~ de informática, 
como a Edisa, Itautqc e Elebra, ~ue teria sido ganha pela Avibrás 
há alguns anos atrás. Ao que cor1sta ela teria doser,cade3do urn 
investimento da ordem de 50 milhbes de dólares visando a 
instalaç~c· d.a pt"irneira fábrica de "foundry" do Pa:f'-s. 

A segunda é a fabricaç~o de fibras óticas, atualmente 
produzidas somente pela ABC X-TAL, que fornece com exclusividade 
para a Telebr"ás, "holdiY,g 11 do setot""' de telecoraunicc1ç:::Oes .. Este 
mercado, s~m dúvida extremamente promissor, será ocupado, segundo 
espera a Avibrás, em 50~, pela sua produç~o. Para tanto a empresa 
pretende investir na sua controlada, a. Optolaser,- cerca de 27 
milh~es de dólares (GM 08.06.89) .. A utilizaç~o d~ fibra ótica em 
equipamento de er11prego militar é uma tendência importa~te na~

indústrias dos paises centrai~. Suas Var1tagen~ em relaç~o à 
tecnologia conyencional de transmiss~o de sinais tem sido 
amplament~ comnprovadas, em especial nos equipamentos associados 
à chamada guet··ra eletr--ôrdca .. (. No cas.o ·da Avibrás, ?. fibra ótica. 
ser·ia util·i:::ada na. fa'bricaç~"to de um wíssel fílo-gui~tdo, mediante 
uma fibra ótica de 10 km de compt"'imento, e operado por uma c~mera 
de TV. Este míssil tem sua comercializaç~o p0evista para 1991; 
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Anexo ao Capitulo 4 

No trecho que segur:, é feita uwa 2.Y"1álise d.:1s "Diretrizes 
Ger·ais 11 da PI'-J[]YIEI"'l~ Para ti!:\·J",tc. de!:?,tacarnos, mediante gri-Tos ·r,o 
texto m~ntido praticamente corno no original, ~etts principais 
aspectos, (sobretudo aqueles qus revelam o caráter abraY,gente 
ir,dicadc•) e explicar,do com alguw detalhe apei"'1as aqueles que dizem 
respeito especialm8nte ao conte~do de nossa ·preocupaç~o. O 
documento inicia indicando que ''Os órg~os governamentais dever~o 
propiciar condiç~es favoráveis à exportaç~o de material de 
empt""egc• ra1i 1 i tar, especialnler-,te em termos fiscc:;.j.s fi·!":,c-.nr~iroc:- ... 
creditícios, e de pc,litica de fretes, bem cc~r,lc' a simplifice.ç-~o 

dos trâmites administrativos.'' As atividades de transferência de 
tecr-,ologia e assisténcia téci"',ica estavam tambéw ir-1cluidas. As 
esferas de competéncia s~o estabelecidas da seguinte forrna: 
-cabe ao Presidente da Rep~blica~ ou por delegaç~o, ao Secretári 
Geral de• CSN., autor"'izar a exportaç2<o . de mater"'ia-1 de empr-·egc1 
militar .. 
-ac~s roiY"dstét--io r11i 1 itares cabe: 

-fiscalizar a fabricac~o e embarque do material a ser 
expo)·"'·t a do; 

-c·riental"" o 
gc•ver·narnc:nt a i s; . 

ew seus cc•r1tatos com os órg2tos 

-instr""ui t"' os adidos r,d 1 itaY'ec:; ., e, pcn·"" extens2:\o, o ser,; iço 
diplomático, quanto à sua participaç~o direta ha promoç~o da 
exportaç~o de material de emprego militar; 

-manter informado o CSN sobre as ~mpresas e tipos de 
material de emprego militar fabricados no Pais Isto é manter uma 
espeécie de cadastro), e emitir pa0ecer sobre a qualidade do 
produto, necessidades de suprimento da força sigular 
correspondente, capacidade de atendimento-às encomendas externas 
e sobre a possibilidade de que ~ exportaç~o venha a quebrar o 
sigilo em áreas tnrnologicamente se~siveis Ci.é z~lar para que a 
exportaç~o n~o venha a conflitar com as necessidade~ e intere~ses 

das FFAA). 
-ao MRE compete: 

-examinar se as exportaçôes de interesse das empresas e dos 
ministérios militares est~p conforme a politica de relaçbes 

-informar diretam~nte aos fabricantes, ou através da CACEX, 
as oportunidades de exportaç~o (i.é atuar como uma ''agéncia 
ínter""nacíonal de in.fot"'rnaçêles 11 sobre c1 tema a set"'Viço dos 
empresát""ios); 

-coordenar a divulgaçâo da oferta brasileira de material de 
empt"'ego 
i y,g 1 és, 
iYiteit""C' 
~1RE l • 

milit~r, inclusive feiras e exposiçbes- (6 catál0go em 
cépanhol~ árabe, etc, anual~ente divulgado no mundo 
sobre c•s •!H·"'mawer-,teos made ir, Bl""'a:z._i 1 é pr-~oduzido pelcc 

-ao Ministério da Fazenda compete: 
-emitir parecer financeiro sobr2 as operaç~es de export açêeo 
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(basicarnel'Yte anal iGar.. as condiçêtes de p.:!gafflento e a "saúde 
firaar,cc:i -.---a~~ do Cürnpy·ador"'; 

-"adotar"' as roedidi3.S y-,ecess-.át""ias relacionadas coro o 
tt""atunlerst ·=• fiscal e fiY'1i:lr'1Ceiro das operaç~es de export·c~çi:io de 
mater"'ial de er11pr't?go militar" (esta or .. ier-,taç~o, q'Jar-tdo combin.: ... da à 
de "prc•p iciar"' condíç:3o favor~tveis"., já citadas, e "r""E·lat iva ao 
conjuntD dos órn~os governamentais, implica num tratamento 
evidenternente j:':n""efet"encial); 

-''pl"'~c.piciar" as car-.diçêtes r1ecessárias para favr·r--ece·r"' a 
impl_0n!;c:'\.çào, anlQl_;L?ci'io e modet"nizac~o de ernp-r ... e·rldirnent·-·S que 
ir,tet""'ec,s.ern à PNEI'>1EM 01

• Esta talvez seja a or"iey·,taç~to r.1ais 
abt ... angerat e e "pode\·"'c•I.....J.a" do docurne.nto. Ela irnpl ica qlJ.e o 
tr1ir.isté-r-- i C• da Fazenda deveria corjceder tun trat.::uner.to 
pt""'efe-r""ersc ial, sob t•:•dos os meios ao seu dispor, à IAB; 

-"c-c•rtsolidar efll quadros estatísticos espécic:tis e divulgar, à 
Sect""'etcn- i a Get""'al do CSN, aos Ministéric•s IYiilit.z:: ... res e ao t•1RE, os 
dadOS -r-e ·f"et"'enteS àS EXPO"r"'tac2:ces t""'C:a} i ::;:,3,di":"1S n_c• _::..rnbito dest2tS 

dit"'et·..-·iz es." Isto ÍY"1dica a existência de um regist·r"'C< consc•l idado 
e detalha. do cujo acesso tem sidc• sempre negado à corl1UY"Jidade de 
pesquisa rta. át""ea. 
-ao Mirs i stér""io dos Tr ... ansperrtes, compete sugerir, Y'"1Ct àr11bitc• de 
suas r"es P•=•nsabilidc: ... des os 11 fav·-·t"'PS e pr .. ivilégi·-·S" par"a ql_te os 
pt""üdu±os brasileit""os alcar,cem cc•rnpetitividade externa. 
-ao f'r1ini stério da Ir-,dústr ... ia e do Comércio cabe: 

-uadc•t,ar:- as medidas r•ecessál·"'ia_s par"'a de.•senvolve-r a 
pesquisa, assegurar a máxima proteç~o aos avanços tecnológicos 
alcaY'tÇad·=~s e fav~:q·""ecer"' a tr ... a1"1Sferéncia de tecnologia· e~ter"'r:a .... u 

com prioritário, as sol_icitaçbes dos 
Ót"'g~c·s i Yttet""'ess:21dos que se r-'elacionew cor11 a ct""'iaç2::t:o de condiç~es, 
Y"10 BRAS 1L., de ernpt"'eer,dimentos q•Je ir1ter"'essera à produç~o de 
watet""'ial de empregü milita~·""', salvaguay•dados os inter"'esses da 
indústria nacional.'' A atuaç~o do MIC parece ser ~penas 

coadjuva-..--,·te, urna vez que cabe aos pt ... óprios Mir-listéric.s militares 
o fomente• à P&D e à tr .... a-r,s·ferf::!ncia de tecnologi~ y,a área de 
pt"""üduç~·=· de ar·rnamcntos. De quc:1lq•Jer forr;1a., a me-(,ç~o do 11 C<:trátE·r 
pt"'i(:•r·itár-ic. 11 a ser""' dispens."l.do ac· set•:•r dey,ota um cuidado e_special 
que deve ser observado no sentido de proteger o empresariado 
nacional e, ao mesmo tempo, promover a transferência de 
tecnolog :ia. 
-à SEPLAN., compete: 

-''·-.promover, por intermédio das agénci~s financeiras a ela 
subC~i''diY",C\das, o f"ir-tencianv--:.r,to ind'.~str""iaJ. e da l")ec:::ouisa 
tecnológ:i..ca de ir·,teresse para esta poll.tica .. 11 De acor .... do com esta 
atribuiç~c.'l toda a estrutur-a de forrH?·nto à C&T, subordinada que 
estava à SEPLAN, bem como outras, de fomento à atividade 
ir,dustrial po-r~venttn""a y-,â:o vi-rK~uladas ao MIC ou ao Ministét"'ío da 
Fazenda, também seriam mobilizadas p~ra o apoio ao setor. 
-ao CSN c:::- a be a funç·:t\o de cc•ordcr,.::ii" e central i Z<:tr as:, i Y'Jforme.ç~es 
e decist;E?s relativa!::> à eHpOY't~ç:ho dr~ wateY'i,-::?.1 de crnpr'C:go rni I itar. 
-cabe à CACEX encaminhar as decis~~s relativas ao enquadraroer1to 
do mater~i.al de en•p-r---ego milítaY' cuj21 expO('taç::t:<:.) é solicitada p;:·lc• 
fabt"'icant e., e opir,ni·""' so:obt"'·e as CCtY"lc.liçêtcs de firiE,Y"d.:-iamr:-r"Jto., tais 
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linhas de cródito Rt)~rtas 
de material de emprego 

-o document-o explicita, ai·nda o procedimento adrnit'"Jistrativo a ser 
seguido pele·~ eHpOY'tador""'es na iwplerner-,taçâ:o cl::\s vá'r"'ias fases e 
atividades lr--elacior-,adas à expQrtaç:t\o de mater"'i~1 de empr""'c-go 
militar""'. Emb•=•ra 1J1'11a das intençt.::le>s declar""'adas ela PNEI71E:t•1 ter:ha sid<:• 
a "desbur--ocr...3.. ti zaçi3:o'' dc•s procedimentos, coy,forme r"'ecou!endaçi:"\o do 
ertg.. L-Jhi takE?r"', eles per"'rnar-,ecer"'am aiY1da bastar-,te cornple><C<s e 
submetidos a distir-,tos ór"'g~·:'s governamentais. t-1o que pat'ece, os 
ót"'g~os gc•verr-sawentais ·r'·espor-,sáveis pelo setor (mais COY"1Cretarnente 
o CSN>, emb-=-ra dispostos à cor-sceder ir-,centivos adicionais a 
exportaç~o e~ principalmente, reforçar a estrutura de apoio ao 
Seteot"', n~o e!5.tavaw de acordo com uma ~·~iberalizaç·ão'' completa dos 
pt"'oced iment os. t""'e lati vos à expc•rtaç~o. O trat ê(mento ''caso a caso'' 
era mantido como uma garant·ia de manter um controle centralizado 
sobre o assuYt to .. 
-facttlta ac•s i'1ir-,istéric•s militar·es a expcq·"'tc:;ç~o de material de 
emprego militar produzido em suas ins~alaçbes. 
-estabelece a possibilidade de Pxportaç~o para ''organizaç~es 
par"'ticular··es estrar-1geiras", detet"'mir-,ando que, Y"1este caso, e 
~oment~ neste, seriam solicitadas garantias a respeito do 
11 dest l r·,o f i na 1 '' do r112t et- i a 1 .. 
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5.. _Hr.~ª-L.i_§. e ___ Q.ª-§ ___ .. ..i.J!l2 .. L!..ç:.ª-Ç, ~~~2-?._.§:l~~=~ n b r!1 i c as -·-~:te c..!:!_ <:1 l_ó q i c a s da 
pr"'oduçJ~.t:o cL~--ªt.,_H! . .§!_r..!."!.~.l'tc~s Y10 Br""<?tSil: tírna tentativa de avaliac~o dos 
custns e beneficios 

Este capitulo pretende fornecer eJementos para urna avaliaç~o 
das consequéncias econOmicas e tecnológicas determinadas pela 
operaç~o do setor •. Busca, ao mesmo tempo, contestar a· vis~o 
apologética -e a-critica veiculada pelas empresas e pela imprensa 
em geral, mas também encontrada na produç~o de alguns analistas. 
Pelas raz~es que ficar~o evidenciadas ao longo. da exposiç~o, Mais 
-~o que uma avaliaç~o dos custos e beneficios decorrentes da 
produç~o de armamentos, o capitulo v1sa produzir uma base de 
informaç~es confiáveis que permita conhecer a verdadeira 
express~o econômica da IAB. Essa avaliaç~o, cujos primeiros 
passos sâ:o dados aqui, terá que ir mais além, sobretudo Y•ü que 
respeita ao nivel dos subsídios concedidos ao setor, os quais se 
encontram ainda encobertos por um pesado e cada vez menos 
jt.Jstificável manto de sigilo. Na realidade, a necessária 
avaliaç~o a ser empreendida pelo conjunto da sociedade, deverá 
ser uro fator fundamental na determinaç~o do nivel de subsidio a 
ser concedido· à ind~stria de material bélico brasileira e, em 
consequênbia, do seu desenvolvimento-futuro. 

A pr~meira seç~o sumariza o tipo de informaç~o 

correntemente veiculada sobre a indústria de material bélico 
bt"'asileit""a, especialmente a relativa ao voltu.le de .exportaçêjes, 
que constitui um dado chave para a avaliaç~o a que nos propomos. 
Ela procura indicar o estado de desinformaç~o ·existente, e 
caracterizar a dificuldade enfrentada pelos pesquisadores que 
quiserem tentar formar um quadro objetivo da realidade do setor. 
A segunda seç~o trata das fontes de informaç~o que foram 
pesquisadas e/ou contactadas para a realizaç~o de nossa análise. 

Da terceira seç~o até a quinta s~o apresentadas as análises 
do impacto econômico da produç~o de ·armamentos no Brasil, 
abordando-se em separado cada um dos seus três segmentos dé maior 
import~ncia industrial (carros de combate, avi~es militares e 
foguetes e misseis). O procedimento adotado no tratamento desse 
segmentos n~o é o mesmo, uma vez que as caracteristicas de cada 
um deles e, em especial a heterogeneidade que ~presentam em 
têrmos da informaç~o disponivel acerca de seus aspectos mais 
importantes, é bastante variada. Seus objetivos, entretanto, s~o 

coincidentes. Trata-se, em primeiro lugar, de estimar com algum 
grau de confiabi 1 idade os valores de produçâc), importaç~o e 
exportaçâo dos trés segmentos mais relevantes do setor para, a 
partit"' dai, dimer1sionar sua irnpol"··t4\r-~cia ecor-tbmica. Con1o f'1~0 

poderia deixar de ser·, dada a propositada desinformaç~o existente 
a respeito deles, o procedimento aqui utilizado foi fortemente 
influenciado pela 1ntenç~o de verificar a veracidade das 
informaçôes normalmente veiculadas e, pela busca dos elementos 
para julgar os concEitos e opini~es sobre eles emitidos. 
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A sexta seç~o procut~a sistematizar a informaç~o disponivel a 
respeito de cada um dos segmento~, de maneira a apresentar um 
quadro global da produç~o de armamentos no Pais. Em seguida, na 
sétima sec;~o, com o objetivo dt."? testar' a coerência dos dad.cts que 
"pr-oduzimos" pat ... a t"ealizat"' a ar-,álise de cor•j'Jnto apresentada, 
eles s~o contrastados com os ~ivulgados por organisrnos 
irttet"nacionais como a USACDA e o SIPRI .. Assim pr"'oceder,do, logra
se, também, dimensi.onar o ''consumo aparente*' de material bélico 
do País.' A oitava seç~o, cor,lpcn"'a os dados citados com a 
informaç~o correspondente, passivel de ser obtida a partir do 
Orçamento da Uni~o. 

A seç~o nona busca contextualiza~ a quest~o da produç~o e 
exportaç~o de armamentos no Brasil, de modo a fornecer uma idéia 
da "vet'""dadeit"'a gt"'andeza" do setor, que é. comparado como a 
indústria de bens de capital e com o total da indústria 
nacional. Finalmente, a décima seç~o trata de uma quest~o 

reiteradamente abordada ao longo deste trabalho, em funç~o de sua 
importância para a produç~o de armamentos: a .da P&D militar. A 
seç~o procura fazer uma re-leitura de alguns dos momentos mais 
impot"'tantes da história do setc•t"', ir-,dicar1do a coet"'ência que 
guardam entre si em consequência da politica de desenvolvimento 
cientifico e tecnológico adotada. Objetiva, ademais, dimensionar 
o volume dos recursos aplicados no Pais com a finalidade de 
desenvolver_~~cnologia na área militar. 

5. 1. A produc~o e a exportac~o-de 
agentes envolvidos: empresár i'os, 
outros analistas ~ 

a rrnamer-,t os 
militares, 

segundn a 
goverr-10, 

vis~o dos 
i rnpt"'er-,sa e 

O êxito que o Brasil parece ter alcançado na produç~o e, 
principalmente, na exportaç~o de arMamentos, tem causado surpresa 
em todo o mundo, mesmo entre aquelas pessoas familiarizadas com 
as tipicas contradiç~es dos processos de desenvolvimento de 
paises do Terceiro Mundo. Com os segmentos mais importantes de 
sua economia dominados por empresas transnacionais, e com um 
padr•o geral de aquisiç•o de tecnologia que privilegia a 
importaç~o, ambos os fatos determinados em última instancia pelo 
modelo de desenvolvimento vigente, o País vem apresentando uma 
situaç~Ct a-tipica neste setor. Empresas nacionais, dotadas de um 
razoável grau de autonomia tecnológica, s~o as responsáveis pelo 

• Entre as fontes bibliográficas genericamente utilizadas na 
elaboraç•o desta seçâo, est à! o • Cat t eoni ( 1985), Cecch i ni ( 1981), 
Expansâo (1982>, Faltas (1985), Ir•dústria <1985), Lopes (1980, 
1985), Mit' (1983), Per·eira (1983, 1987), Revuelta (1985), Utzeri 
(1982). 
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por exportaç~es real~zadas 

Este resultado n~o seria t~o inesperado se se tivesse 
presente o conjunto de determinantes politicas, e as consequentes 
medidas governa~Jentais, relativas é produç~o de armamentos 
presentes nas quatro óltimas décadas. De ~ato, e como procuramos 
demonstrar no capitulo anterior, toda uma politica extremamente 
ben1 at .... ticulada, cor-.tir.uada e realista, fc•í implen1entada visando a 
viabilizaç:l:!o de urna estratégia tecr.ológica, produtiva e 
comercial no setor de armamentos. Centralizada a nivel do 
Conselho de Segurança Nacional, e abarcando desde a formaç~o de 
t""ec•~tt"'sos humanos altarneYtte qualificados até incer-.tivos 
específicos à expor"'taç~CI, ela se adequou pet"'feitarnente às 
aspiraç~es dos militares e aos requisitos empresariais. Somente 
para exemplificar o carácter destes mecanismos, vale a pena 
citar alguns deles. A criaç~o do Centro Tecnológico da 
Aeronáutica que, desde 1950, vem realizando pesquisas e formando 
engenheiros aeronáuticos numa quantidade inicialmente muito 
superior às necessidades do 1'mercado''; os beneficios fiscais 
concedidos à en1presa aeronáutica brasileira <EMBRAER> para sua 
capitalizaç~o através da captaç•o de parte do Imposto de Renda a 
ser pago pelas empresas estabelecidas Y"10 Pais; a disper-•sa do 
pagamento do Impostos de Importaç~o e Exportaç~o, de Circulaç~o 
de Mercadorias IICMI, e sobre Produtos Industrializados CIPIJ; a 
utilizaç~o do poder de compra do governo; a rese~va de mercado, 
no caso de produtos de emprego n~o-estritamente militar, etc ••• A 
consecuç~o de uma invejável sintonia entre o estabelecimento de 
mecanismos de apoio, a elevaç~o da capacidade tecnológica do 
setor, a 11

Complemer-,taç~o 11 da estrutura irtdustrial do Pais, e a 
manutenç~o de uma atmosfera politica de n~o-contestaç~o, e até de 
apoio, ao. setor' foram os prir,cipaís fatores que expl i caro o 
sucesso alcançado. 

Os responsáveis pela indústria de armamentos n~o se 
disp~em a divulgar, entretanto, a real dimens~o do setor, nem~ 

principalmente, os custos envolvidos. Valendo-se da indefectivel 
desculpa da segurança nacional, na grande maioria das vezes de 
~arma injustificada, eles tampouco divulgarn·a mit·,ima informaç~o 
necessária para que uma: __ .~valiaç~o· dos custos e beneficios 
econOmicos e sociais possa ser realizada. Nesta situaç~o de 
ocultamente e desinformaç~o inter-,cionais sobre os custos, nada 
melhor, para quem tem. interêsses no setor, do que superestimar os 
beneficios. Aparentemente para protege~ o setor - por antecipaç~o 
- de eventuais criticas, como as que atualmente aparecem na 
imprensa (fruto do mau desempenho fir.anceiro qu~ a indústria de 
armamentos tem apresentado nos altimos anos>, vem sendo 
orquestrada desde meados da década de 1970, uma campanha 
sistemática para inflar os números das expot"'taçt'!ies bras i !eiras 
dos seus produtos. 

. . 
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do pais 11 do 
gar-.hando r.~o 

se mexe - explora-se o y-,at ur--al viés sensacionalista da imprensa. 
Declaraç~es s~o capciosamente fornecidas pelas empresas, fazendo 
com que, por exen1plo, a imprensa tenda a noticiar o va·lor de 
contratos de fornecimento para outros paises, a serem cun1pridos 
durante vários anos, corno sendo o valor das exportaçbes daquele 
ano. Desta maneira, têm sido publicados nos jornais brasileiro~ 
er11 pr--irrleit"'a r.1:2<o,- e depois com a "cr ... iatividade e 
responsabi 1 idade" costLHJleiras, pela impt"'er.sa intet""Y"•acior-;al, 
cifras de expcq·"taç~c~ que chegam a sup_et"'ar-- três bilh~es de 
dolat"es. É Y'1este circtti to, al imer1tado p·elc~s lobbies, pot ... 
jornalistas (alguns deles porta-~ozes n~o-declarados das 
empresas>, e pela pouca familiariedade dos repórteres com o tema, 
no qual a citaç~o repetida de mentiras acaba conferindc' ·um 
estatuto de verdade, que s~o geradas a maio~ia das informaç~es 
sobre a indóstria brasileira de armamentos. é por causa disso 
que, ao comparar os valores assim inflados com as informaç~es 
publicadas pelas fontes especializadas no tema, como o Instituto 
de Pesquisas sobre a Paz de Estocolmo ·csiPRI>, para os 
principais exportadores - sobre os quais se dispôe de cifras às 
quais urn clima mais democrático de trar,spat"'ência garar-1te maior 
confiabilidade- a imprensa internacional costuma situar o Brasil 
como o_ quirtto expot"'tador fllUY""•dial de armas. 

Dessa _m~neira, os empresários brasileiros do setor têm 
conseguido ~azer a opini~o pública acreditar nos nómeros que 
divulgam, bem como na sua vers~o otiraista sobre as vantagens e o 
excelente desempenho do setor. As FFAA, e outros organismos 
oficiais como a Carteira de C6mércio Exterior do Barico do Brasil 
<CACEX), o Mir-.istét'ÍC• das Relaç•~es Exteric•res, etc, tarnbérn 
responsáveis também pelo desempenho do setor, negam-se ou t•elutam 
rnuitissimo a prestar esclarecimentos que permitam obter um minimo 
de informaç~o confiável sobre o tema, aumentando a desinformaç~o 

vigente. 

Por seu lado, os politicos brasileiros, que, por dever de 
oficio e cumprindo o papel a eles atribuido nas democracias mais 
consolidadas, deveriam fiscalizar as açbes do Executivo na 
matéria, cuidando, pelo Menos, para que a populaç~o dispusesse de 
elementos suficientes para formar um juizo abali~ado sobre o 
tema, n~o parecem minimamente motivados para tanto e menos ainda 
para questionar o tratamento privilegiado que o setor vem 
recebendo há ten1pos por parte do GC~verno. 

Antes de passar aos itens seguintes, em que aprofundaremos a 
quest•o das dificuldades enfrentadas para a obtenç•o de 
informaç~o sob~e a IAB, cabe fazer uma qualificaç~o. ~ conhecido, 
e amplamente comentado, o excessivo e até despropositado sigilo 
existente acerca da produç~o e comércio de armamentos a nivel 
mundial. N~o menos conhecida é a carência, tipica dos paises do 
Terceiro Mundo, de estatísticas adequadas à realizaç~o de estudos 
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e avaliaçôes ·de natureza econômica. Dificuldades como o atraso 
com que s~o processadas e ptlblicadas as informaç~es, a inadequada 
periodicidade com que s~o coletadas, as .mudanças de metodologia 
de tratamento dos dados <que os tornam inconsistentes), a 
excessiva ou inadequada agregaç~o dos mesmos, etc, também têm 
sido indicadas com frequéncia. No caso brasileiro, tem ocorrido 
inclusive sua manip•Jlaç~o por parte dos órg~os governamentais. 
Dadas estas circunstâncias, era de se esperar que a informaç~o 

sobre a IAB fosse de di~icil obtenç~o. N~o obstante, cabe desde 
já chamar a atenç~o para a natureza distinta dos problemas, com 
que nos defrontamos. Como se verá ao longo deste capitulo, 
tivemos que enfrentar uma aç~o deliberada, sistemática e 
concatenada, orientada para ~alsear as in~ormaçbes, algo que n~o 
pode ser entendido apenas como uma soma das duas causas acima 
~ndicadas. 

5.1.1. A veiculac~o das noticias pela imprensa 

Como ponto de partida, é interessante analisar o tratamento 
dado pela imprensa aos acontecimeritos relativos à prodLtç~o e 
exportaç~o de armamentos brasileiros, explicitando as diferenças 
que existem entre a imprensa nacional e a internacional. Desta 
forma,- torna-se possivel perceber uma outra quest~o extremamente 
importante, que é a maneira pel~ qual se gera o circuito de 
infbrmaç~o e ~esinformaç~o responsável pela configuraç~o que 
passa a t~r a ''história o~icial'' do setor. 

R análise que fizeroos cobre um periodo bast_ar1te longo, do 
final dos anos sessenta até agora, e um número bastar1te grande de 
publicaç~es nacionais_ e internacionais, especializadas ou n~o no 
assunto. Foi a partir dela que montamos a base de informaçbes que 
nos foi permitindo conhecer as particularidades do setor no 
Brasil e de compará-lo ao de outros paises. Tt~atou-se de um 
trabalho de ''peneiraMento'' e ''garimpagem'', para separar a 
informaç~o confiável da pura propaganda, para comparar fontes, 
associar ~atos e opini~es, etc. Ao lon~o do mesmo fbmos 
adquirindo sensibilidade e conhecimento suficientes para poder 
reconstituir a história do setor, tal como foi apresentada no 
capituro anterior. 

Boa parte do material publicado no exterior foi obtida a 
partir de consultas a bancos de dados de organizaç~es européias 
dedicadas a pesquisas sobre desarmamento e armamentismo, como o 
SIPRI, o Tampere Peace Research Institute, o Armament and 
Disarmament Information Unit, da Universidade de Sussex, e o 
Institut fUr Politische Wissenschaft, da Universidade de 
Hamburgo. 

é possivel classificar a 
acompanhado o desenvolvimento da 

imprensa internacional 
IAB ehJ três categorias: 

que tem 
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(1) a chamada imprensa especializada, dedicada a cobrir os 
principais fatos relacionados à produç~o e comércio de 
armamentos, dotada de uma clara predileç~o pela abordagem de 
assur,tos técnicos segur,do uma ótica "neutra 11

• Sua per"'iodicidade é 
vat-.iada, sendo que alguns periódicos, como o Defer,se ar1d Fcq·""elQn 
Affait""S Dai ly, s~o diários.. Nessa categoria pode-se citar como 
impot"'tantes, o J..~ne' s DefeY'Ice Weel--l.ly, Defer.ce ay,d Ar'·'rname.,..,t, 
Defe-nce Today, Intet"'r'ational Defense RevievJ, Aviatinn Week & 
Space Technnlnq~. Algumas dessas publicaçbes têm circulaç~o 

restrita, com assinaturas muito caras, como o MILAVNEWS. ~ comum 
ver-se uma matéria ou noticia publicada nesse tipo de periódico 
aparecer, algum tempo depois ''inspirando'' uma matéria num j~rnal 
ou-revista de circulaç~o mais ampla; 
(2) os jornais e periódicos destinados a um público genérico, em 
especial aqueles dedicados a assuntos econômicos, como o 
Financia! Times, The Economist, etc.; e 
(3) as publicaç~es dedicadas a temas regionais, como o Latin 
AmericaF, Weekl_y_____Bepcq· .... t, ALASEI (Agencia Lat ir,ocu,lericana de 
Servi cios de Informaciór-d, etc •• 

Pode-se dizer que, de maneira geral, a imprensa estrangeira 
tem dado mais atenç~o à produç~o e exportaç~o de material bélico 
pelo Bt .... asi 1 do que a própria impreY',sa nacional. Isto porque, 
independentemente da censura e/ou boicote à informaç~o sobre o 
tema, por parte das autoridades brasileiras, fatos a ele 
relacionados s~o considerados, nos paises centrais, mais do que 
aqui, como ••noticias''. Talvez porque a press~o dà opini~o pública 
a favor do desarmamento seja maior, ou porque a relativa 
transparência lá existente a respeito · do assunto seja também 
maior, as in~ormaç~es relativas à produç~o e exportaç~o de 
armamentos ganham um espaço propo0cionalmente maior na midia 
internacional do que na brasileira. Por outro lado, a 
preocupaç~o, frequentemente presente, com o 1'expansionismo 
bt~asileiro'' também justifica este espaço. 

A imprensa internacional utiliza-se com bastante freq~éncia 
das informaçbes divulgadas pela imprensa local, embora su~s 
reportagens, entrevistas, etc- revelem, em geral, um maior 
profissionalismo. Sem querer julgar o nivel do jornalismo local 
em relaç~o ao estrangei~o, é compreensivel que, no tema 
especifico da produç~o e .comércio· de armamentos, ele seja 
in~erior, uma vez qtle aqui existe uma tradiç~o muito menor na 
abordagem destas quest~es do que no âmbito dos paises centrajs. A 
iMprensa nacional, por seu lado, raramente faz menç~o a matérias 
publicadas no exterior, apesar de que estas frequentement~ 

apresentem informaçôes n~o-conhecidas loca~mente. Isto se 
explica em parte pela ro1eno>' di-Ficuldade t'ela.tiva com que 
jornalistas estrangeiros conseguem ·informaçôes, muitas vezes 
consideradas ''cortfidenciais'' ou demasiado 1'polêmicas'' para serem 
divulgadas pela imprensa brasileira. Por outro lado, para os 
empresários brasileiros do setor é mais interessante a divulgaç~o 
dos seus êxitos comerciais ou tecnológicos no exterior, junto a 
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potenciais clier1tes que, impressionados com a pujança da IAB, 
resolvam a ela encomendar s~us equipamentos. 

Na verdade, esse fenômeno tende a ocorrer mais em relaç~o à 
chawada imprensa especializada, que funciona quase que como um 
iY"tstt""tHnento de~ pr·opagar.da. J.':\s revistas especializadas r•o tema, 
além de apresentarem farto material de publicidade, costumam 
conter ~1atérias produzidas por ••·especialistas'' que se assemelham 
às existentes nas revistas de automobilismo, como a Quatrn Rndas 
brasileira, que testam carr""'os produzidos r•Ct P-aís segundo uma 
série de quesitos, com vistas a pet"'mitir ào consumidor uma 
decis~o mais criteriosa. No caso em pauta, comparaç~es ent~e os 
tar-.ques fra·nceses, alern~es, (e, até cç.rn o Osót"io!) s~o 

frequentemente publicadas. * dificil entender qual o objetivo 
destas matérias, a menos que se acredite que os profissionais, 
militares e civis, tomadores das decisbes sobre o material a 
adquirir para suas FFAA, as levem em conta como referência!. 

Como é m~ito dificil que possam surgir corapradores no 
interior dp Pais, n~o há muito interesse dos fabr~cantes em nele 
divulgar in~ormaçbes. 

Também a nivel nacional existe uma diferença entre a maneira 
como o -assunto é tratado na i~prensa em geral e pela imprensa 
especializada. Er,quanto a primeira se limita a servir de caixa de 
ressonància para as informaçees refer~ntes aos contratos firmados 
pelas empresas com outros paises, a segunda cost~ma atuar apenas 
na linha já indicada da sua congênere internacional que, naquele 
caso, n~o é a única explorada. Pat"'a ter-se· uma idéia da dimens~o 
desse fato, basta citar" que, de todas as matét"ias publicadas ·nas 
revistas especializadas no tema do Pais somente uma abordou a 
quest~o da divergéncia entre os valores divulgados sobre a 
exportaç~Q de material bélico brasileiro. Essas revistas limitam
se geralmente a apresentar informaç~es de caráter técnico 
relativas a armamentos produzidos no Pais e no exterio~, ao 
potencial das FFAA de diversos paises, assim coroo análises 
comparativas de distintos equipamentos, do tipo já indicado. 

' Os tipos de ''informantes'' sob~e a IAB 

Há pelo menos cinco tipos de atores que Yornecem informaçbes 
sobre os volumes de produç~o e exportaç~o de material bélico no 
Bras i 1. 

O primeiro é o empresário~ sempre interessad6 em fornecer 
dados inflados, e do qual o eng~ Whitaker é o ex~mplar mais 
acabado. Ele tem sido o pt·incipal t•espo.nsável pelas inforrnaç:ôes a 
respeito da sua empresa, e da IAB em geral lna verdade ele tem-se 
mantido como o personagem mais importante da IAB>, veiculadas 

. ' 
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indicar~os, ele foi 
de Czar' da IAB. 

Entre C•s danos que C• "costume 11 do er-.g. Whita}.l.er causa ao 
Pa:ís está a impt--ess~o, totalmente legitima par'a um observador 
situado YtO exteriot"', de que Q cor-.jur,to da populaç2<C~, ou da 
opini~o pública brasileira está de acordo com, a iriformaç~o, ou 
pelo menos ciente do seu teor. ~ assim que, por exemplo, uma 
revista do por"'te do The Econr.rnist (11.01.86) escreve: "For 
wheeled at'fllC•twed vehicles, it ( ••• o Br·asil ••• ) claims to be the 
~orld's biggest exporter. '' A frase sugere a existência de uma 
umassa'' de brasileit"'os, ou a naç~o como um todo, reinvidicando o 
pr·imei·..-·o lugar ·na corrida pela fabt"'ic.aç~o de cat .... t ... os blindados. 
Isto nada tem a ver com a real idade; tt""ata-se apenas do esf'orço 
de um eMpresário a procura de clientes, para aumentar o tamanho 
do f11ercado por· ele atendido .. 

O segt\Y"tdo tipo, é a 11 fc•Y'tte bem ÍY"tforrnada", geralmente uma 
pessoa ligada ao circuito de decisí:ies relativas à IAB. Pode 
tratar-se de um militar, um diplomata, um funcionário subalterno 
de alguma empresa, que dá alguma informaç~o com a condiç~o que 
seu nome n~o seja citado. Frequentemente confundem um pouco as 
coisas, ao referir-se de forma errônea a cifras (como as de 
export~ç~o x produç~o) ou a conceito~ (como o de sistema de armas 
x ro1ater·ial bélico). 

O terceiro é o jornalista, às vezes o próprio autor da 
m~\tét""'ia, que ir-,genuamer·.t e, pot"" igy-,,::)rância, ou· por estar 
comprometido com o sistema, ~/ou auferindo vantag~ns de alguma 
ampt ... esa, 'Forja ou inflaciorta dados .. 

O quarto é a autoridade de alto escal~o do Governo que em 
alguma entrevista, declaraç~o ou discurso, refere-se à IAB 
repetir-.do ir-tfOt"'maç~es produzidas de alguma das maneiras acirna, 
mas que, devido à posiç~o que ocupa, termina conferindo às mesmas 
um foro de veracidade que frequentemente est~o longe d~ possuir. 

Finalmente, o quinto é o crítico do setor, contrário à sua 
existência e, ft"'equentemer1te, pacifista. Atua de maneira muito 
semelhante ao do quarto tipo e igualmente contribui, por raz~es 
compreensivelmente ainda mais poderosas, para .que aquelas 
informaç~es sejam consideradas como verdadeiras. 

5. 1. 2. A situaç~o da IAB segundo as informac~es veiculadas pela 
impt'"'ensa 

O texto que segtte objetiva fornecer.uma vis~o panor~mica da 
IAB através das informaç~es a seu respeito, principalmente, dos 
valores de exportaç~o publicados pela imprensa. Por ter sido 
••produzida'' a partir dos dados acessiveis ao público em geral, 
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ela se constituiria na ''vers~0 corrente'' que as autoridades 
responsáveis pelo setor buscam tr?nsmiti•~. Mais do que isto, ela 
representa, o quadro que outros segmentos da sociedade, por 
omiss~o ou pr--opositadamente, desejar11 divulgar. Entre estes, 
est~o aqueles contrários ao tratamento privilegiado q~e tem 
recebido o setor, e até os pacifistas mais recalcitrantes, que 
aceitam sem maiores questionamentos as cifras ''oficiais''. ~ com 
esse ''quadt"'O panc•t"'á\mico'' que it ... emos cor-.trastar o ''quadro da 
realidade'', que irernos con~ormar a partir da seç~o 5.2.5. 

O ''quadro panorâmico'' 

Uma das primeiras vezes que a indústria de material bélico, 
já dando os passos iniciais que marcariam sua transformaç~o·em 
indústria de armamentos, apareceu como noticià de imprer,sa, foi 
em agosto de 1971. Numa matéria, publicada no jornal O Estadn de 
S~ Paulo, anurtciava-se que os 11 Blirtdados s~o par"a o exteric•r 11

• 

Nela os porta-vozes da Engesa já faziam quest~o de. esclarecer a 
opini~o póblica de que seus produtos eram· para exportaç~o, 
revelando, talvez pela primeira vez, o que parece ter sido a 
tônica de sua politica de informaç~o. Isto é, procuravam mostrar 
que a empresa estava orientada para a exportaç~o, para a obtenç~o 

de recursos externos, e n~o pensava limitar-se ao mercado 
inter"'no. 

A péH"'tÍt"' de 1980., a imprensa começou a publicar, 
periodicamente, os valores das exportaç~es de armamentos que 
estariam se~do realizadas pelo Brasil. Os valores de produç~o 
nunca mereceram maior destaque. Se referid6s, o eram 
implicitamente,, ao se anunciar a porcentagem da produç~o q1Je era 
exportada, Nunca se publicou nada acerca das importaçbes 
realizadas pela indústria de armamentos como um todo ou por 
qualquer uma de suas empresas. 

Uma das prirneiras vezes em que as exportaçbes bra~ileiras de 
armamentos foram tratadas com destaque pela imprensa 

O Cht ... istiaYt Scier-Jce Monitor, a 
11 01Jt"'ar,te 1'380, de acnr'dO corn as 
Brasil vendeu rnais de 3 bilh~es de 

internacional foi em 1981. 
01.06.81, anunciava que, 
estatisticas do governo, o 
dólares de armamentos para 
Latina, e Ü>'iente Médio, 
(sublinhado nosso>.~ 

países da ~frica, 'lsia, América 
triplicando o valor de 1979.'' 

"A mesroa publicaçilleo, a 14.01.85, indicava que as 
exportaçôes tinham chegado a mais de 1 bilh•o de dólares, e que 
''Porta-vozes da IAB, bem como militares ligados às empresas, têm 
falado em vendas de armamentos que atingiriam 8 bilh~es de 
dólat""es ou mais, por volta de 1990••. Segur1do o mesmo jo-rr•al, as 
armas brasileiras estariam sendo usadas pelas forças armadas de 
57 países. 
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O Jornal do Brasil abordou o tema da expot~taç~o de 
at"rnarn(-:?ntos brasileit""üS em diversas~ ~:·portunidades nos prir11eiros 
anos desta década. Em todas elas, avaliou as expc•rtaç~es em mais 
de um bilh~o de dólares. Durante o ar.o de 1981, quando ainda n~o 
11 estavafl1 de modc":\ 11 as estimativas exaget""adas, as cift"'aS que 
divulgava eram ent\·"'e 1,25 e 2 bilhôes de dólares. (JB, 30.08 e 
27.12.81). 

A alus~o às fontes das inforroaç~es veiculadas nunca foi 
explicitamente feita nessas reportagens. A publicaç~o Neqócins em 
EXRME, de 04. 11.81, por exemplo, no bojo_ de fundamentada 
reportagem sobre a IAB, indicava que: 

'•em 1980 o Pais exportou oficialn1ente cerca de 600 milh~es 
de dólares em armas, enquanto outros 400 milh~es sairam sob 
o código de peças de reposiçâo, componen~es e material de 
apoio. Nca total, 1 bilh~o de dólares para a balar.ça 
comercial s previs~es de ~ue as vendas de armamentos ao 
exterior poder~o chegar a 1,5 bilh~o ainda em 1981 ou o mais 
tardar em 1982.'' (sublinhado nosso). 

A palavra "oficialmente" irtserida 
caráter de credibilidade à afirmaçao, 
teria ~ido a fonte oficial. 

no texto pretende dar um 
sem no entanto indicar qual 

No Final da décad·a de 1970, o volume de armamentos 
transacionados em todo o mundo era estimado pela At'ms Control and 
Disarmament Agency do Departamento de Estado dos EUA, em cerca de 
30 bilh~es de dólares (aproxim~damente 1/4 do total produzido em 
1978), sendo os principais exportadores com as .respectivas 
participaç~es as da URSS (34~1, dos EUR 133~1, da França (7KI e 
da Gt'a-Bretanha 15KI. As cifras divulgadas pela imprer.sa a 
respeito da exportaç~o brasileira de armamentos deve ter sugerido 
a algum jornalistà mais ilustrado, ou a algum ''porta-voz!• do 
setor, fazer uma conta para situar o Brasil como sendo o quinto 
ou sexto maior exportador mundial. O raciocinio era simples: se a 
Inglaterra, qt.te é o quarto maior .. exportador, ver-.de 1, 5 bilhbes de 
dólares ao exterior, o Brasil, que já exporta mais de 1 bilh~o 
deve ser o quinto. Algumas publicaç~es, contribuindo ainda mais 
para desinFormar a opini~o pública, confundiam exportaç~o com 
produç~o (que naquela época estavam numa relaç~o de 1:4 para o 
conjunto dos paises citados) e chegavam a afirmar que·o Pais era 
o quinto maior produtor de armas e o primeiro do Terceiro Mundo. 

A rapidez com que se teria implantado a indústria de 
armamentos no Brasil é salientada, entre outros, por Clóvis 
Brigag~o, o qual indica que, r.o período de 1967 a 1972, as 
co.mpras bt""asi le?it~as de armamerttos t""epresentavam mais de 401- do 
total vendido à América Latina, sendo que em 1970 o Brasil 
importou 50 milhbes de dólares. No orçamento militar de 1978/79 
este valor estava reduzido a um terço e restringia-se apenas a 
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equipamento eletrônico, avi~es 

Ainda segUY"1do o autor: 
de combate a jato e frê)gat as. 

''Em menoi de dez anos, de um antiquado sistema militar com 
set~ fábt"'icas produzindo canhêtes, pólvc•t ... a e muY".içbes, a 
indóstria militar brasileira, em 1979, situou-se e~1 quinto 
lugar rta lista dos exportadot"'es" (Brigagao; 1'381: 22-23). 

Outra idéia da dimens~o do setor, é dada pela frase: 

''R indústria bélica nacional pode ter encerrado 1981 
envolvendo, direta ou indiretamente, 350 empresas, a m~o-de
obra de aproximadamente 100 mil pessoas e uma ebonomia de 4 
bilh~es de dólares" (EXPANSRO, 1982:24). 

Esta célebre informaç~o, aparecera pela primeira vez em 
setembt"O de 1979, Y'tl..\ftl jorr-.al editado pela Cooperativa dos 
Jorrtalistas de Porto Alegre. A matéria citava '~trila estimativa do 
Ministério do Exército, segundo a quál a indústria de material 
bélico instalada no Pais empregava cerca de 100 mil trabalhadores 
em cerca de 350 empresas e apresentava um faturamento de 3~ do 
PIB (4,8 bilhbes de dólares). <Coojm-nal 3(5), seternbt'O de 1979). 
A partir de ent~o ela foi citada em dezenas de revistas, jornais, 
paper~ acadêmicos, etc, até transformar-se numa in~ormaç~o 

fidedigna sobre a IRB. 

'' Essa informaç~o parece ter sido gerada por uma daquelas· 
''fontes b~m informadas•• a que nos referimos há pouco. Isto 
porque estes números têm todo o asp~cto de se referirem às 
empt~esas passiveis de serem mobilizadas em caso de emergência, e 
n~o às empresas normalmente envolvidas com a produç~o de 
material bélico. Qualquer pessoa medianamente informada sobre a 
produç~a de armamentos a nivel _internaci·onal sabe que este nú1nero 
é bem maior do que o que deveria corresponder ao volume da 
produçêío bras i lei t"'a, mesmo se ela f·ósse, conforme publ ic_ado em 
diversas fontes, da ordern de 1 bilh~o de dólares 3 • R inforrnaç~o 
deve tet'"' ·sido extra:íqa, quem sabe com a "melhot~ das inteYIÇ•'::leS", 
de urn arquivo do DMI da FIESP, ou do org~o do EMFR encarregado da 
mobilizaç~o ir-,dustrial, a quem cabe a respc~r.sabilidade de manter 
um arquivo atualizado das~empresas mobilizáveis. 

O que é interessante 
dos autores que citaram 
la''~ ConsequentemeMte, 
provavelmente continua 
tt'abalhadores! 

observar, por outro lado, é que nenhum 
esta informaç~o se atreveu a ''atualizá

hoje, passada uma década, a IAB 
tendo ao todo 350 empresas e 100 mil 

~ R indóstria de armamentos . da 
apresentou em 1986 urna produç~o de 
(equivalentes a 4~ do produto industri~l 
mil empregado~. 

França, por exernplo, 
110 milh~es de francos 
do pa:í.s), ocupar.do 290 
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A mesma ediç~o do Coojornal, revelando um conhecimento pouco 
comum de assuntos sigilosos, indicava que, entre meados de 1977 e 
julho de 1979, as FFAA e o Ministério de Indústria e Comércio 
teriam recebido propostas de mais de ao grupos estrangeiros 
interessados em instalar-se no Pais ou em transferir-lhe sua 
tecnologia. Entre eles estavam a Rolls Royce~ interessada na 
produç~o de turbinas a jat6; a Northrop, em equipamento de 
controle de navegaç~o aérea; a Aeroespatiale, em foguetes 
pesados; a Kt"'auss-f'r1a fei, em tanques de est.ei r a; a Hughes, a 
Aeronutronic-Ford Co. e a RCA-RED, em satélites; além de uma 
série de outras empresas. 

Em 1981, a imprensa brasileira noticiou que a IAB teria 
exportado 31 tipos de produtos (carros de combate, avi~es, 

sistemas de por,taria a laser, f'tJzis-metralhadoras, fuzis 
automáticos, pistolas, granadas, rnuniç2:<o, minas ar.ti-tar,que, 
canh~es, morteiros, foguetes ar-terra, lançado~es de foguetes 
terra-terra, lançadores de pontes, rádio-comunicadores, 
embat"'caç~es>, por"' um valot"' superior a 1 bilh~o de dólares, para 
33 paises. A respeito do destino das vendas externas, a imprensa 
noticiava que, até 1983, o principal cornprador tinha sido o 
Iraque (cerca de 40~ do total), seguido pela Libia 130~). 

Ainda segundo a imprensa, teriam sido importados pelo 
Iraque, de 1980 a 1983, cerca de dois mil carros de combate, dos 
quais 900 estariam em operaç~o naquele ano. Uma ~rande quantidade 
ter'ia sido· tawbérn adquirida pela Líbia a partir' de 1975. Esta 
informaç~o foi proporcionada pelo ''Czar'' d~ IAB, o eng. Whitaker, 
e reproduzida em praticamente toda imprensa especializada 
internacional, e boa parte da ''interessada'• no tema. Segundo ele, 
a Engesa era, já em 1979, a ''maior empresa produtora de carros 
blindados sobre rodas do mundo livre' 1 (Internacional Defense 
Review 2, 19791. Até o ano de 1985 ela tet'ia pr-oduzido um total 
de 5000 unidades vendidas. R informaç~o, dada seu caráter pbde 
ser veri~icada e o foi por uma das revistas consideradas como 
11 autoridade 11 na área <Deferu~e & Arm·ament, Y"1úm 46, dezewbro de 
1985>, que reduziu este valor~ sem ser desmentida, a menos de 
1700. 

( 

Ao longo dos mais de--dez anos em que vem se mantendo em 
evidência, o eng. Whítaker tem repetido valores de exportaç~o da 
IAB nunca inferiores a 1 bilh•o de dólares. E costuma fazê-lo de 
modo a n~o deixar dóvidas sobre pujança e competéncia de suas 
empresas e da IAB. Em 1985, a partir de uma entrevista por ele 
concedida, praticamente toda a imprensa que aGompanha o assunto 
publicou que o Pais iria eXportar 10 bilhôe~ de dólares ew 
armamentos durante os 5 anos seguintes, e que, no final da década 
de 1990, iria ocupar a terceira posjç•o, abaixo da URSS e dos 
EUA, como maior.exportador. Parece ter sido igualmente de sua 
autoria a ''informaç~o·' divulgada em 1984, e repetida como 
verdadeira a p~n""tir" dai, iY"tClLtsive pelo próprio gen .. Fig'-'eiredo, 
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As declarac~es dos wilitares 
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Como se verá mais 
caso da Engesa, 

A grande maioria das estimativas veiculadas pela imprensa a 
respeito das exportaç~es brasileiras de armamentos foram 
''produzidas'' pelos empresários do setor, em especial pelo 
presidente da Engesa, por ocasi~o das numerosas entrevistas que 
ele concede. No entanto, embora em menor número, apareceram 
também algumas noticias contendo estimativas realizadas por 
mil i tat"'es. 

Em agosto de 1979, numa das raras ocasi~es em que militares 
se referiram ao volume das exportaçOes brasileiras de material 
bélico, o Gen. Caldet"'ari, er.t~o presider-.te da Imbel, indicou que 
elas seriam de aproximadamente 1 bilh~o ~e dólares naquele ano. 
IESP 10.08.79). 

Em agosto de 1982, pela pt"'imeira vez, um "porta-voz 
oficial .. , per··tencer-.te ao qudro da ativa das FFAA, o GeneY·al 
Octávio Luiz Rezende, chefe de Comunicaç~o Social do Exército, 
comentou publicamente o volume atingido pela exportaç~o de 
armamentos. Segundo ele, o Pais teria exportado, no ano de 1980, 
cet"'Ca de 1 bilh~o de dólares, e Y"10 ar1o de 1981, uma qu~ntia 
levemente superior. Sua previs~o para 1982 e~a de que as 
exportaç~es n~o alcançariam 1 bilh~o. !Gazeta Mercantil 
04.08.82). 

Cifra seMelhante era proporcionada na mesma época por outro 
oficial do Exército, que declarou que a exportaçi:Co de armamentos 
durante os pri~eiros 5 meses do ano tinham sido de aperias 100 
milh~es d~ dólares, sendo muito pouco provável que viessem a 
igualar o valor do ano anterior, de 1 bilh~6 de dólares <Latin 
American Weekly Report 20.08.82). 

S~m contar as poucas vezes em que militares com alguma 
representatividade no setor-.deram declaraç~es à imprensa sobre o 
volume das exportaç~es de armamentos, a ónica ocasi~o em que um 
órg~o das FFAA parece ter-se pronunciado a respeito foi em 
janeiro de 1982. Nessa oportunidade, o Noticiário da Exército, 
publicado pelo Gabinete do Exército, referindo-se ·às principais 
realizaçtles da força, i·ndica que o f'r1iYdstério do Exército havia 
autorizado no ano anterior a exportaç~o de material de emprego 
militar no valor aproximado de i bilh~o de dólares <ESP 
08. 01. 82). 

Em janeiro de 1985, 
Figueiredo, justificando a 

o ent~o presidente do 
impor~Ancia da IAB para 

Pais, geY1. 
a ecor,omia 

I~ 1 
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nacional, decl~trou numa entrevista publicada pela imprensa 
nacional e estt~angúira (JDW 19.01.85>, que ela exportava 95~ dos 
armamentos que produzia, e que o Brasil era o maior fabricante de 
blindados sobt"'e l·"'odas.. Como se vé, ele sir,lpleswente estava 
r'epE?tindo as irtfo~"'rnaç::tes "p.,.."'oduzidas" por Whitak.e~".. Isto permite 
supor que o Presidente apenas conhecia as informaç~es por té-las 
lido na imprensa, ou era informado diretamente ~or Whitaker, ou 
que as infc•~"'rnaç;:;es de qt1e dis.pt-tnha, CC•ftiO presidente~ do Pais, eram 
as mesmas divulgadas ''em primeira m~o'' pelo ''Czar'' da IAB. 
Qualquer que seja a hipótese correta, o fato é que a capacidade 
do pt"'esideY,te da Engesa par"'a 11 produzit"'u a irtformaç~o oficial. (que 
como indicaremos em nossa análise, é falsa) era extremamente 
grande. Estas cifras passaram a ser, como ta~tas outras, 
divulgadas por porta-vozes do governo o•J das empresas, repetidas 
até serem "sacr--a 1 i zadas 11 come' ver·dadei r as, mas r-tunca foram 
submetidas a qualquer comprovaç~o empirica .. 

A afirmaç~o do sucessor do gen. Figueired6, José Sarney, 
embora n~o se trate de um militar, ta~bém merece ser mencionada 
aqui, dado seu conteúdo insólito. Numa entrevista concedida em 
Nova York, por ocasi~o de sua participaç~o na conferéncia da -ONU 
sobre o desarmamento, ele declarou em junho de 1988 que o Brasil 
pt"'oduzia apenas 1 'at"'mas defensivas'' e que r•~o expor.,.tava ar .... mamentos 
pat"'a p-aíses em cor-1flito (sic!). 

Talvez a 
ter•ha colocado, 
da IAB f·=·i em 

ónica oportunidade em que um mili~ar brasileiro se 
publicamente, de maneira t~o explicita a favor 

1'381 .. O gen. Alacyt ... Werr-,er,_ entào chefe do Estado 
Maior das Forças Rrmadas, declarou numa entrevista, q•~e via com 
''muita satisfaç~o'' o fato do Pais- ser um dos maiores exportadores 
de armamentos. A exportaç~o ''gera divisas para o pais, 
contJ·"'ibuindc• pat"'a •:• bem-estat"' do pc•vo br"'asileiro" <ESP 05.11.81) .. 
No mesmo ~no, o chefe do Dep~rtamento de Material Bélico do 
Exé-r•cito, gen. Silveit"a declarava à impY'eY•sa que: 

do 

''O Brasil tem grande necessidade de divisas para o seu 
desenvolvimento. Temos que exportar tudo o que pudermos~ 
Pot--que r.~o matet"ial bél ico? 11 <ttlanchete, 24. 12. 81) 

Funcionários do governo relacionados ao 
Mirüstério das Relaç;:.es Exteriores, 

sen1elhàntes em 
Guerreiro, usando 
declar"'ou que: 

outras ·oportunidades. 
um argumento bastante 

~etor, especialmente 
fizeram declaraç~es 

O chanceler Saraiva 
cowurr. área 

'' n~o faria ·sentido que um pais em desenvolvimento que 
tem que ·para pagar n~o só suas importaç~es, mas o serviço de 
sua dívida extet"r-.a, abr--isse m~ci is()ladame.rtte. e como único 
do mundó da venda de armam~ntos. 11 _Manchete, 24~ 12.81>-

., 

Na verdade, a única instituiç~o brasileira (pública ou 
privada) a pronunciar-se de for~1a reservada em relaç~o às cifras 
divulgadas pela imprensa nacional e est~angeira foi o Itamaraty. 
Em mais de uma oportunidade seus funcionários declararam, 
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privadameYtte ou pela impt"'er-.sa, que as c i ft"'as divu.lgadas et"'am 
exager"'ada:-:;. Sua püsiç~o sernpt"'e f~oi 1'"10 sentido de miY,imizaY' (em 
t ... elaç~o ao noticiado pela ir•1Pt"er-.sa) a ir.lpo:q·--te\ncia da pr"'oduç~o 

br"'asileir""a de r.1atey•ial bélico, como ir1dica a declar"'açâ:o do 
chanceler Silveira: '' O Brasil n~o está empenhado n•Jma ~orrida 
armamentista. Seu percentual de defesa sobre o Produto Nacional 
Bruto é UM dos mais baixos do mundo -e um dos mais baixos da 
América Latina. Nos últimos anos, n~o tem chegado a 1~. A 
indústria bélica · surgiu como consequéncia da própria 
irsdustl""'"ializaç~o do pais." 

O quadro-resumo e a opini~o dos analistas 

Depois da apresentaç~o dessas declaraç~es acerca da IAB, ~ue 

tocam em seus aspectos mais in1portantes, vamo~ voltar à quest~o 

dos valores de produç~o e exportaç~o brasileiras, que se colocam 
como pontos centrais da análise que iremos iniciar na próxima 
seç~o. Com este objetivo, e tratando de resumir as estimativas 
divulgadas por algumas das fontes mai~ representativas, 
elaboramos o quadro abaixo: 

Tabela 5.1.2: Estimativas da exportaç~o brasileira de armamentos 
(bi lh~es de dói aresl 

Fonle\ano 1979 1900 1981 1982 19BJ 1984 nas 1986 
Jornal do Brasi 1 (81J 1-2 
Jornal do Brasil !841 0,8 1 
O Estado de S. Paulo i82J o,s 
Christian Science Monitor (81) 3 
Christian Sci~nce Monitor !851 1 
The Review of River Plate (81) 1 1.5 
Financiai Times (801 1 
International Deferce Review !821 0.5 1 1.2. 
International Herald Tribune !821 0.7 
lnternational l!erald Tribune (84) 1 ) 1 2 2 
New York Times !841 1 
Latin American Defense (84) 1 3 3 
Veja !84) 2 
O 6lot>o (84) 1 1. 5 !.5 
Defense and Foreign Affairs (841 2 

Ministério das Relaçbes Ex\eriores !84) 1. 4 
Depto. de Estado Norlea•ericano !84) 2.6 2.6 
Fontanel !84) 1 
llrigag~o !841 1 
Brigag~o !871 2 
Busta•ante !871 1.2 

• 
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Alén1 das cifras veiculadas pelas diversas publicaç~es 

indicadas r.o prin1eiro módulo ~a tabela, existem algumas 
estimativas de organismos e analistas a respeito das 
expo..--tac.,.:•':les br"'asilE'it"as de at ... mar.lent•:•s, alg•-tmas delas ·também 
apresentadas no segundo módulo da tabela acima: 
- Departamento de Estado Norte-ame~icano, em 1984: 2,6 bilhbes 
de dólar•os em 83 e igual valor em 1984; 
- Mir-dstér ... io de Rel.açí:ies Extet"'iOf'es brasileirc•, em 1984: 1,4 
bilh~es de dólares; 
- CEBRES, em 1984: 1, 8 bi lhêles de dólares em 1983, 2, 3 em 84. 
Deveria alcançar um valor superior a 3 bilh~es de dólares em 1985 
e 85. 
- Jacques Fontanel, especialista fran~ês em economia de defesa, 
em seu 1 i Vl''"'C• pub 1 i c a do em 1984, L' Ecor11:•m i e des At"'mes, indicava 
que a prc•duç~.o brasileira de at"'mamerlteos atir,gía 5 bilh~es de 
dólares, sendo que a exportaç~q correspondia a 20~ deste valor, 
ou seja, 1 bi lh~·::. de dólares (p. 55). 
- Clóvis Brigag~o, o mais conhecido critico do IAB, em um artigo 
de 1981, estimava que o ~aturamento do setor havia sido de 5 
bilh~es de dólares em 1979. Em seu livro O Mercado da Segurança: 
Ensaios sobre Economia Politica de Defesa, indicava que, em 1984, 
este teria sido de 10 bilh~es de dólares, representando 5~ do PNB 
bt"asi l_ei ...... o. Já em 1 '387 <La expar.si ór1 -dei met .. cado de seguridad. IY1 

Vat'as, 1987> situava ern 2 bilhêles de dólares o valor das 
expot ... taçbes. ~ 

- R revista D~rigente 
estimava a pt"oduç~o 

bilhêles de dólares em 
- Miguel Wionczek, 
armamentos brasileira 
nos anos anteriores. 

I ndust r i a 1 ( 33-1, ja·nei ro, 
de armamentos bra~ileira 

1981. 

1981 p.22 a 
com:-• send•::. 

23)' 
cfe 4 

efll 1985, estimava 
havia sido de wais 

que a e~portaç~o de 
de 1 bilh~o de dólares 

- Fernando Bustawante, em 1987 (In Varas, 1987) estimava que já 
em 1981 as expor~taç~es haviam alcançado 1200 milh~es de dóla0es. 
- Edgardo Mercado Jarrin <Rrmamentismo en América Latina y 
reducción de gastos militares. Nueva Sociedad num 59, 182) também 
estimava em mais de um milh~o de dólares as exporta~~es de 
armamento brasileiro. 
- John Williams, (198~~) reporta as 11 estimativas conse-r·vadoras de 
Brasilia'' como sendo de 3 bilh~es de dólares. 
- Nós r.1esmos, er11 artigo publicado em 1983 sobre a IJlB <Dagr.ino, 
1983), e em funç~o de fatores que est~o suficientemente abordados 
neste trabalho,. concordávamos co~1 as estimativas feitas pela 
imprensa, ~ situávamos as exportaç~es em torno de 1 bilh~o de 
dólat·es. 
- Outros estudiosas do setor, como Patrice Franko Jones 
Peter Lock (19851, Alexandre Barros (19841, Herbert Wulff 
S~epan (1988)~ explicita ou implicitamente concordam, 
trabalhos, com essas estimativas. 

( 1 985) ' 
( 1983)' 
em se,..ts 

As dltir~as estimativas 
ter-em sido mencior·,adas pot"' 

s~o especialmente significativas, por 
''analistas acadêmicos'' qlte estudam a 



299 

I AB desde uma· peY'spect i v a progt ... ess i ta e até 11 pac i f í st i:\", v i sando 
inclusive sua convers~o para a produç~o civil. Cor~o vemos, todas 
as evidências e opini~es - dos empresários e militares até os 
11 pacifistas'' e académicos convergiam para cifras da ordem de 
bilh~es de dólares. Era muito dificil imaginar o contrário •.• 

5.2. As ~ontes de informac~o sobre a indústria de material bélico 
bt''asi lei t--a 

Qualquer tentativa de realizar uma análise das implicaçbes 
econômicas da produç~o de material bélico no Pais teria que ter, 
como ponto de partida, urna idéia suficientemente precisa dos 
valores da produç~o e exportaç~o deste tipo de produto, como 
também da importaç~o de insumos, peças e componentes utilizados 
na sua fabricaç~o. Estas informaç~es, permitiriam uma análise do 
desempenho do se·tor que, conjuntan1ente com as estimativas 
relativas aos subsidios de diversas naturezas por ele recebidos 
levariam a compor um quadro dos custos e beneficios incorridos 
com sua operaç~o. Entretanto, e pelas raz~es apontadas na seç~o 
ar-.ter ... iot ... , as infot--maç~es veiculadas pela impr"'er,sa a respeito dos 
valot ... es indicados 1'"1~0 sêto coY,fiáveis. Por'"' out·r-·o lado, entre as 
empresas mais importantes das IAB, somente a Eh1braer costuma 
fornecer os dados de produç~o e exportaç~o. 

' 
Em relaç~o às outras duas empresas, e principalmente no caso 

da _Engesa, a disparidade entre os valores de exportaç~o 

divulgados e os de produç~o, indicados em seus balanços 
publicadqs anualmente, levou-nos a formular duas hipóteses. A 
primeira; de que os valores de exportaç~o eram corretos, e que os 
de produç~o (ou receita operacional) eram subestimados por alguma 
raz~o. A segunda, oposta à primeira, era a de que os valores de 
exportaç~o estavam sistematicamente inflados. 

Havia uma série de razaes para aceitar esta hipótese~ 
Algumas bastante compreensiveis e n~o decorrentes de um 
procedimento intencional dos responsáveis pelo setor. Entre elas 
cabe citar o fato de que os contratos de fornecimento de 
armamentos, demoram vários anos para serem completados, fazendo· 
com que o seu valor total n~o deva ser, como frequentemente 
ocorre, até mesmo na lit~ratur~ especializada sdbre comércio de 
armas, registrado como export~ç~o do ano em que os mesmos foram 
fi t""madc•s. Uma outt"'a i r.cQt .... t""'eç~o se deve à a."ssoci aç~o er•tre 
material de emprego militar e armamentos. Embot"'a as estimativas 
internacionais apontem que n~o menos de 75~ da exportaç~o desse 
material sejam constituidas de armamentos, ou sistemas de armas, 
a exportaç~o de itens .como muniçbes, armas leves, material de 
campanha, etc, contribui para aumentar equivocadamente a 
exportaç~o de armamentos. Por último, há que considerar as 
flutuaçOes e cota~~es diferenciadas da moeda norte-americana, em 
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outro possivel eleroer.to de distorç~o 

Na tentativa de testar essas hipóteses, resolvemos proceder 
a um '1 rastreamento'' meticuloso e e>caustivo, até ent~o nunca feito 
por qualquer pesquisador do tema, para contrastar todas as 
fontes possíveis de informaç~o. Assim, para av~liar com o maior 
grau de precis~o possivel a evoluç~o das empresas q•Je constituem 
o setor, foram sistematicamente consultadas as seguir1tes ~ontes 
de ir.formaç~c-: 

(1) A Revista Exame, que edita anualmente, desde 1973, uma 
publ icaç~o der,c,rnir-,ada 11 Melhores e Maic-t""es", corn 'ir,for ..... maçbes 
retiradas dos balanços das 500 maiores empresas privadas do Pais 
e as 50 maior-es empt ... esas estatais, classificadas segur-.do stras 
t"'eceitas., A publicaç~o mcu--,teve os mesmos critérios e 
procedimentos de análise dos dados, o que permite uma comparaç~o 
dos valores anuais para UMa mesma empresa ou grupo de empresas, e 
entre estas e um agregado maior. 

As er11presas s~o por ela agrupadas em 30 "setor""es", cuja 
classificaç~o n~o corresponde aos critérios tradicionais, mas sim 
a um conceito mais adequado e operacional para a comunidade de 
empresários e investidores. ~ assim que s~o considerados como 
''setores'', tanto .sub-setores (como o da mineraç~o) e ramos 
industriais (como o têxtil), como ag~upamentos d~ empresas (como 
por exemplo o ''setor'' de supermercados). 

As três empresas principais que forma~ o que denominamos IAB 
<Er-,gesa, Embraet"' e Avibrás) est~o ir-,clttidas r•o "setor" de 
''material de transporte•', que agrupa, ademais, empresas 
~abricantes de material ferroviário, naval e aeronáutico, de 
tratores,.de motocicletas, de bicicletas, etc. A heterogeneidade 
existente no interior do ••setor'', e sua pouca operacionalidade 
para a análise que estamos desenvolvendo, impede que o mesmo.seja 
considerado em outras partes dest~ trabalho. 

Nas próximas seçeJes dest·e capitulo, pelas raz(;es já .i 
indicadas anteriormente, iremos tratar o sonjunto da IAB como 
sendo ''assimilável'' a este grupo de tr~s empresas. Para a análise 
que estamos iniciando, o · "fatc, de qr~te sower-,te e!:.tas empr"'esas 
fabricantes de materi~l bélico aparecem entre as 500 maiores 
empresas brasileiras constitui, adicionalmente, uma raz~o muito 
impor"tiõn1te. Pat"a se ter uri1a idéia do porte qiJe tém as empresas 
pertencentes à IAB, é interessante indicar que a receita da 500-
empt•esa da 1 ista foi, em 1987, de · 82,6 mi lhê!es_ de dólares. 
Consideraç~es·t~ealizadas no ~in~l dest~ capitulo, ·estabelecidas a 
partir de uma comparaç•o com as cifras divulgadfas pela USACDA e 
pelo SIPRI, legitimam totalmente nosso ~rocedimento. 

(21 A Comiss~o de Valores Mobiliários ICVMl, à qual toda~ as 
empresas que negociam aç~es na Bolsa de Valores s~o obrigadas a 
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fot ... necet.... infot'"raaç•':ll?s t--el.ativas à composiç~o de seu capital, 
balanço, exportaç~es, etc. Das enpresas importantes do setor de 
armamentos, apenas a Engesa e a Embraer pertencem a esta 
categoria. Por r~azbes adiante citadas, a informaç~o da CVM n~o 
a~rega muito ao que é divulgado pelas próprias empresas. No caso 
da Er.gesa, entr-etar,tc,, ela represer,ta prat icamehte a úr-,ica f'or,te 
de in'fot ... nl<:3Ç~O "confiável 11 disj:Joy,ível. Ao cor.trário do que ocorre 
com outras empresas n~o pertencentes ao setor, utilizadas como 
grupo de referéncia, a maneira como as informaç~es s~o fornecidas 
pela Engesa revela um nítido propósito de ocultar os v~lores 
exatos da sua produç~o, exportaç~o, etc. Isto é conseguido, por 
exemplo, através da cc'r•t abi l izaç::Xo, ew separ ... ad•:•, · dos dados 
t ... eifet"er,t es às di st i r-. tas empt"'esas d'::. grupc,, sem que seja 
apresentada infornraç~o agregada. R utilizaç~o de percentagens (e 
n~o de valores monetários) para indicar a composiç~o do mercado 
da empresa, as mudanças na sistemática como as inFormaç~es s~o 

fornecidas, etc, constituem outros exemplos desse ~rocedimento. 

(3) A Cat"'teira de Comét"cio Exterior do Bane•' do Brasi 1 
(CACEX), que contabiliza os valores de exportaç~o e import8ç~o 

das empresas que operam em território nacional. Semelhantemente 
ao que ocorre com todos os produtos transacionados pelo Pais com 
o exterior, deveriam estar consignados nas publicaçbes da CACEX , 
classificados por _tipo de produto, e pais importador, os valores 
cort"'espondentes às exportaç~es de at"'ttJaraer-,tQs. 

Uma prir,leir·a dificuldade decetr-·re da ir,existéncia, r1a 
Nomenclatura Bt ... asi leira de Met"'cadorias (NBM>, de alguns dos 
produtos expot ... tados pela IAB, com•:J avibes mi 1 i taPes, lar,çadores 
de foguetes, misseis, etc. Isso faz com que uraa pesquisa efetuada 
r1as pub~icaçí:les da instituiç~o, ott jurtto ao seu banco de dados, 
dé como .resultado preliminar que o Pais n~o exporta nenhum 
desses pr'odt..ttos. A justif'icatiVa de algur-,s de seus fur,cior-,ários 
p~ra tal fato é estritamente burocrática: até que se resolva 
mudar a NBM (o que envolveria a criaç~o de novas categot'ias no 
sistema de oito digitas que utiliza>, e isto n~o depende deles, a 
situaç~o permanecerá inalterada~ 

Outros ~uncionários porém, alegam o fato de qt1e a informaç~o 

acer"ca _das exportaç~es braS.i.leiras cie material bélico deve =;er 
mantida em sigi lç,, ·e que urna das maY,eira.s de garar,t i-lo é 
mantendo em uso uwa classiFicaç~o de prod4tos ultrapassada, que 
t"'emonta à época em que o Pais Y•~c· exportava r-.érn registrava o 
recebimento d~ armamentos con1o mercadorias importadas. Assim, se 
consultarmos o banco de dados da CACEX a par~i~ do nome da 
empresa, é possivel constatar que, por exemplo, a Avibrás, 
exportou em 1987 alguns milh~es de dólares em ''outras muniç~es 
de caça e esporte'', e de ''tubos de aço.sem costura'', e a Engesa 
outros tantos milh~es de dólares de ''outros veiculos automotoresl' 
(as express~es entre aspas correspondem à NBM). 
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Na l"""ealidade, a justi-Ficativa de que a origew do problema 
estar"' ia na ir·,acJequac;~c' da NBJYI r•~o pat"'ece válida. Isto pcq·""'que 
existem Ftela as r·úbt"'icas 11 at""rnas de guet"'t"'a", e uveiculos bl ir,dados 
e suas peças'', püt' exemplo, que seriC\m bem mais adeq•Jadas para 
abrigar os produtos realmente exportados. A situaç~o é t~o 

''estranha'' que a própria CACEX repc.r·tou que, em ~982, efetivou-se 
a importaç~o pelo Pais, dos EUA, de veiculos blindados e suas 
peças, por um tot~l de vários milh~es de dólares. 

Estas ocorrências fazem com que sempre paire uMa dúvida 
sobre se as exportaç~es registradas pela CACEX correspondem 
e'fet ivameY,te à total idade das hlercadc,t"'ias exportadas, ou 
ir,lpot'·tadas, pelas empY·esas do setor. O fato de que se trata de 
produtos de emprêgo militar é a raz~o da descortfiança, expressada 
inclusive pela maioria de seus funcionários, até bem pouco tempo 
atrás. Na verdade, em 1984, foi o seu ent~o presidente que 
alegou, em resposta a uma carta enviada a nosso pedido pel~ 
direç~o da UNICA~IP, raz~es de ''segurança nacional'' para negar o 
fornecimento de informaçbes relativas 'à exportaç~o de material 
bélico e à importaç~o dos insumos para a fabricaç~o dos mesmos. 

Segundo outros funcionários do órg~o, quem sabe menos 
comprometidos com as determinaç~es das autoridades militares, ou 
conscientes da sua impropriedade, n~o cabe à CACEX a 
responsabilidade pela fiscalizaç~o das mercadorias exportadas
isto é, pela vel'"'ificaç~o das informaç~es . prestadas pelo 
expor~tadeot .. a respeito do que está ser1do. exportado. H Cacex, nas 
palavras de Ufll desses funcic•r,át"ic.s, "tr"'"abalh~t exclusivawente com 
papéis 11

• O cit'cuito, segtll'"ldC' ele, começa quar1do •:• er11presá·rio 
interessado em efetuar uma exportaç~o, solicita permiss~o para 
fazê-la, in~ormando a quantidade e o preço do produto. A análise 
pela Cacex restringe-se à verificaç~o de se o preço informado 
corresponde ao praticado no mer~ado int~rnacional. Após a sua 
aprovaç~o, o produto é embarcado sob a fiscalizaç~o da Secretaria 
da Receita Federal. Cabe a esta verificar se as informaçbes 
fornecidas pelo exportador correspondem à realidade, e zelar par~ 
que tudo transcorra ~dequadamente isto é, se o que foi 
informado pelo exportador rea·lmente está sendo eMbarcado. é 
também da responsabilidade desse órg~o a cobrança dos impostos de 
exportaç~o (e importaç~o>.~A menos que haja uma aç~o da Receita 
Fedet'"'al· nc' ser·,t idet de embargar a trar,saçâ:o, as í nf"ormaçêles 
proporcionadas pelo exportador s~o as mesmas que ser~o 

contabilizadas pela Cacex e, posterior~1ente processadas par~ dar 
origem às estati~ticas da balança comercial do Pais. 

Outra dúvida origina-~e da éventual n~o~inclus~o nas 
estatísticas , da CRCEX dos ar'mamento.s expct~·"tados atr~avés de 

•acordos ti.po counter trade. Como se apontou no capitulo 2, esses 
acOrdos constituem uma prática cada vez mais empregada no 
comércio desta categoria de produtos e, ao que consta, seriam 
nlaciçamer,te utilizados pel1::- Bt"'asil, sc•bre-t;udo CQfil os países 
árabes, na troca de armamentos por petróleo. Na verdade, a 



303 

exportaç~o de ar~1amentos parece ter inclusive recebido boa' parte 
de sua legitimaç~o e apoi·o pelos vários s~tores governamentais 
devido à possibilidade de, através dela garantir-se o suprimento 
de petróleo do Pais. Somente após várias tentativas é que 
conseg,Jiwos, att"'dvés de uma er·1trevista (em off) con1 ur11 
funcionário da CACEX, certiFicar-nos de que esta~ transaçbes eram 
contabilizadas da mesma maneira que as demais. Esta informaç~o 
foi extt"'emamente valic,sa, pois, se assim y-,~o fosse, e dada a 
grande probabilidade de que as exportaç~es. de arrnamentos 
brasileiros aos paises árabes (como se sabe a sua maior parte> 
tenham sido efetuadas mediante acordos de barter, os dados da 
CACEX ser-nos-iam de pouca valia. 

Rs informaç~es lttilizadas para a realizaç~o de nossa análise 
s~o as disponiveis na CACEX para o periodo 1975-88, relativa às 
exportaç~es e importaçbes ••efetivas•• realizadas pelas empresas 
brasileiras. Entre estas ~oi selecionado um grupo das que·, 
segundo as publicaç~es que objetivam divulgar o material bélico 
produzido no Pais estariam em co~diç~es de exportar, ou 
efetivamente exportaram nos últimos anos. A análise .das 
informaç~es existentes na CACEX, entretanto, in~icau para a quase 
totalidade destas empresas valores absolutamer.te despreziveis de 
expor·taç~o, cc•r•tt"'ariando a afirmaç~o, implicitamer,te realizada 
nas p~blicaç~es indicadas, de que elas estariam vendendo seus 
produtç.s no extet ... iO:•t"". 

Apenas as empresas consensual e claramente identificadas 
como exportadora~ - Embraer, Engesa e A~ibras - apareceram com 
valores ~ignificativos de exportaçbes. ·Empresas como a 
Bet""nat ... d in i, há vát ... i Qs anos cita da come•· uwa i rnport atr,t e ex pc-rt adora 
de armamentos, somente apresenta valores de poucos milhares de 
dólares de exportaç~o de caixas fortes e cofres para os EUR, em 
1986 e 87. Outras como a. Imbel e a D.F. Vasconcellos
igualmente citadas em várias publicaçôes como ~xportadoras de 
armamentos n~o apresentam valore~ de exportaç~o, mas apenas de 
impot""taç~c•. No caso da Imbel, a relaç~q de "sirnbióse'' que marttéfll 
coM a Engesa, poderia e~tar determinando que o armamentos leve, 
por ela produzido, estivesse sendo exportado pela Engesa. No caso 
da D.F. Vasconcellos, é possivel que a parcela da sua produçào de 
equipamentos optrônicos que é exportada, já o seja incorporada a 
produtç.~ finais (car~os bli~dados, avi~es, misseis), produzidos 
pelas grandes empresas terminais. Aliás, este é provavelmente o 
caso dos pr~odutos fabt"'icadc:os pcoY" um gr·ar-.de núrnet~o de for"'r,ecedores 
de peças e componentés para as ••trés grandes'• do setor. ~ também 
provável que as vendas para o exterior, efetuadas pela Engexco, 
se realizem sob a forma de .••pacotes•• de mat~rial bélico, que 
incluern peças.de reposiç~o para o equ-ipamento principal e uma 
série de outros itens de emprego militar. 

o 
seguir, 

resultado fi r. a 1 C•bt ido 
é o valor das exportaç~es 

desta fonte, 
e impor ... taçêies 

e apresentado a 
das três maiores 
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empr"'esas de• 
passíveis de 

setor, disponiveis nos 
acesso informatizado. 

at'quivos da CACEX, atualmente 

(4) O Conselh·-· de Desenvolvir.l_ento Industr-·ial (CDI), qtJ.e é 
responsável pelo exame das solicitaç~es de incentivos e subsídios 
concedidos pelo governo às empresas que operam no Pais. 
Semelhante~ente ao que ocorria em rela~~o a muitos outros setores 
industriais, o CDI recebeu, desde a sua ct'iaç~o, projetos 
apr·esent ad.os por... empresas i r-.t et"'essadas em pt"'od u:: i t"' mate r i a 1 
bélico. Tais pr'ojetos eram encawir.hados a ur11 dc-s seis grupos de 
análise existentes, de acQt'"'do cc'm a possibi 1 idade de 
enquadramento do tipo de equipamento. Com o objetivb declarado de 
criar uma estrutura mais apropriada à análise de tais projetos 
foi ct"'iado, em maio de 1978, através de um ir.str"umer-1to legal, c1 
Grupo Setorial 7, ficando sua coordenaç~o sob a responsabilidade 
de um coronel do Exército. é de se supor que, à semelhança do que 
ocorria na área de comércio exterior, onde foi criado o PNEMEN, o 
grupo 7 se destinasse a propiciar um tratamento privilegiado à 
indústria de material bélico, com a concess~o de incentivos 
maiores do que aqueles outorgados aos outros setores. As 
atividades dos diversos grupos do CDI eram divulgadas em uma 
publicaç~o que, entretanto, apenas fazia menç~o à existência do 
grupo 7, sem proporcionar nenhum tipo de informaç~o adicional. O 
gt"'upo 'funcior1ou até o firtal de 1'383, com um plenát"'io de 15 
membros, quando foi desativado. Suas funçbes foram incorporadas 
às do gt"'upo 5.·· 

Pot~ ocasi~o de uma visita que realizamos ao CDI, busca·ndo 
infot~maç~es a respeito de sua atuaç~o, fomos recebidos coro a 
cautela costumeira. Ante a solicitaç~o de obter informaç~o 

cor.sider""'ada sigilosa, a atitude dos técnicos se tor-·nava evasiva e .. \ 
era alegada a impossibilidade do seu fornecimer.to devido a razbes 
ligadas à ''segurança nacional''. Embora deva ter circulado _pelo 
órg~o uma quantidade razoável de projetos, n~o foi possivel 
sequer conhecer seu paradeiro, uma vez que, segundo informaç~o 
prestada por seus funcionários, os mesmo~ n~o se en6ontram nos 
arquivos do mesmo. Segundo consta, eles teriam sido removidos por 
iniciativa de um oficial do Exército, coordenador do Grupo 7 do 
CDI, responsável pela análise dos projetos encaminhados pelas 
empresas do setor, quando da desativaç~o, em 1983. 

(5) A Financiadora de Estudos e Proietns CFINEP>, que é 
responsável pela concess~o da financiamento para P&D, mediante a 
análise dos projetos encaminhados pelas empresas do setor. Na 
seç~o dedicada à questâo da P&D militar, será indicado o tipo de 
informaç~o proveniente do órg~o, que foi por nós utilizada. 

(E,) 

(BNDESl, 
O Banco Nacional de Desenvolvimento 

que atua concedendo empréstimos e 
Econô~1ico ~ Social 

participando no 
capital das empresas do setor produtor de armamentos, em especial 
da Er1gesa.. Ao que corrsta, o er1Vülvimento do Bar1co com o setor é 
bastante antigo, embora só recentemente tenha vindo à tona, em 
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funç~c· de sua negativa em seguir ... ar"car,do cornos prejuízos da 
operaç~o da Enyesa. Já em 1979, o ~linistério do Exército teria 
pleiteado junto à SEPLAN a inclus~o das empresas produtoras de 
material bélico como beneficiárias de créditos especiais ou 
financiamento através de bancos de desenvolvimento, como o BNDES. 

Contatos com funcionários do Banco, entretanto, n~o 

propiciaram nenhuma informaç~o importante. A ter1tativa de acesso 
aos projetos de financiamento ou participaç~o acionária 
submetidos ao BNDES, que permitiria conhecer as atividades das 
empresas em detalhe, n~o foi bem sucedida. Isto muito embora n~o 
tenha sido negada nenhuma informaç~o ou comentário oral e 
genét"'ico (r1c.• sentido que r,~o er ... a sugerid•:• r1ada que um leitor 
atento ao noticiário sobre o tema n&o pudesse inferir) sobre o 
setor e suas empre~as. 

(7) O Ir-,stituto de P>··opriedade Industrial (I~JPIJ, onde s21o 
registrados os contratos de transferência de tecnologia e afins 
entre firmas nacionais e estrangeiras. Depois de vários contatos 
realizados com seus funcionários nos quais, como usualmente, 
foram alegadas restriç~es impostas pelo órg~o à divulgaç~o dos 
dados relativos ao setor. Foi possivel verificar que existem 
contratos registrados no INPI entre as empresas do setor e firmas 
estrangeiras. ·rais contratos, entretanto, s~o em número e de 
valor- Muito reduzidos e n~o parecem esgotar o qlle acreditamos 
seja o conjunto dos acordos de~ transferéncia de tecnologia 
realizados no âmbito do setor.... Na realidade, algumas das 
intenç~es das empresas do setor em realizar acordos de 
transferência de tecnologia que foram noticiados pela imprensa e 
que, coM razoável seg1Jrança parecem ter-se co~cretizado, n~o 

est2to registrados no INPI. 

Por outro lado, como pOde ser verificado nas. entrevistas e 
visitas à Engesa e à Embraer, uma prática usual das mesmas é a 
absorç~o de tecnologia de maneira segmentada, ''abrindo o.pacote 
tecr":,lógico 11

• Esta postuy·a as leva, fr•eqttentemente, a c•ptarem 
pela contrataç~o de consultores estrangeiros, portanto n~o 

vinculados a qualquer empresa, os quais s~o pagos para 
transferirem a ''tecnologia'' associada à fabricaç~o de um certo 
produto ou à um determinado pr·ocesso. Neste caso, o bom 
deseMp~nho das suas ''contrapartes'! nacionais, os engenheiros da 
empresa, é cuidadosamente· preparado, de r~odo ·a assegurar a 
transferência do conhecimento demandado mediante um processo de 
1'osmose ~orçada''. 

(8) O Departamento 
R julgar pelo papel 
desempenhado no impulso 
sessenta (ver capitulo 

de Mobilizaç~o Industrial d~ FIESP <DMIJ. 
que o seu órg~o antecessor parece ter 
decisivo dado à IAB era meados dos anos 
4),· era de se esper"'ar a existéncia de uma 

estrutura material, técnic~ e de recursos humanos ro•Jito superior 
à que foi efetivamente encontrada. Rpós várias tentativas, ern que 
éramos informados de que o responsável pelo Dep~rtamento estava 
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muito ocupado, ou viajaredo, para receber-nos, e que n~o havia 
nenhun1a outt"'a p,.:?-ssoa que pudesse substituí-lo, consegui(I10S 
finalmente uma entrevista. Cor~ muita sirnpatia foi-nos 
apresentada, com riqlJeza de detalhes, a atuaç~o do Departamento. 
Ela se r--esul!le à divulgaç·~o dos E~di tais de cc•nccort"éYicia das FFAA 
par--a a aquisíçâ:o de nlatet"'ial bélico junto às empresas, à 
~rganizaç~o de visitas de oficiais às empresas do setor, e de 
exposiç~es de produtos brasileiros no Pais e no exterior 
<contando, estas, como c• transpot"'te preoporcionado pelas FFAA>., 
bem c•:•rno à participaç~o de seus t"'espc,r-.sáveis em cet"'Íf•lbnias 
militar·es. O DNI é um dos 13 depar--tamer.tos da FIESP orgay,izados 
por área temática e/ou setor industrial e parece funcionar com as 
mesmas atribuiçí:ies de er-tlace de -tipo mais "social" do que 
efetivamente ••comer~ial•' entre as empresas que participam da 
Federaç~o, ou entre as mesmas e o Governo e seus clientes. 

A indagaç~o de se o Departamer,to possuia ~~m cadastro de 
empresas, ao qual pudéssemos ter acesso, foi respondida com uma 
evasiva que, a julgat.. pela precat"'iedade do órg~o, foi pc.r rtÓS 

interpretada como um sinal de que e~te inexistia. A pergunta 
acerca de outras informaç~es referentes ao Departamento e às 
er;lpr-esas do setor-· (de' tip•:• econômico e tecnológico) r,~o foi 
r-espondida, mas houve a pretmessa de que urn r;latet"'ial cc•mpleto 
sobre -o assunto ser-nos-ia enviado. O material prometido 
e11tretanto apenas reproduzia as ~ informaç~es constantes da 
publicaç~o veiculada pela FIESP, denomina~a Caderno EspPcial
indústria e desenvolvimento.-. 

Em resumo, ao que tudo indica, o DMI parece ter deixado há 
alguns anos de exercer o papel importante (e conspit·ativo) que 
teve nos idos de 1~64, quando funcionou como um elemento 
aglutinador de interêsses militares e empresariais com vistas à 
produç~o de armamentos no Pais. Sobretudo depois que se 
cristalizou no intet"'iOt" das FFAA o· cor,ceito "wQderr-,o'' de 
rnobil izaç2<o ir-,dustr"'ial (ao que pat"'ece devido à influência do 
''Czar'' Whitaker), que debilitava significativ~mente o papel da 
convers~o d2. i r1dústri a c i v i 1 para er•ft"'entat"' si t '-taçbes 
emergenciais, o órg~o ~oi perdendo paulatinamente sua 
impor"'táncia. 

(9) O 'Dep~t·tarner,to de Prornoc:?íc.t c.:,mer"cial do trlinistério de 
Relaç~es Exteriores. O Ministério de Relaç~es Exteriores tem uma 
.funç~o importante no esquema de decis~o do PNEMEM, responsável 
pelas exportaç~es da IAB. Ele é o órgào que assessora o Conselho 
de Segurança Nacional, que, por sua vez, centraliza· as decis~es 
sobre a quest~o, na área de relaç~es internacionais (ver a seç~o 

do capitulo 4 que trata do PNEMEMI. Além disso, os diplomatas 
brasileiros em serviço no exterior s~o um dos canais importantes 
pelos quais fluem os contatos, visitas e negócios visando a 
exportaç~o de armamentos. O Departamento em si é citado como um 
simples órg~o operativo, sem qualquer poder de decis~o, mas com o 
papel central de divulgar as atividades e produtos da IAB no 



extÉ:>r"ior ..... 
amplarnente 

R ele cabe a preparaç~o 

divulgado através do serviço 
do Catálogo 
di plor11át i co 
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ar-1ual da IAB, 
bras i lei r•:•. 

A aç~o de assessoramento do MRE pode ser notada através de 
fatos como o veto do CSN, em 1977, à exportaç~o de carros de 
combate da Engesa a Honduras e El Salvador, sob a alegaç~o que 
isto poderia ser interpretado como um estimulo ao contencioso de 
fronteiras entre aqueles dois paises COESP, 06.01.80). ~ 

interessante notar o que a mesma fonte indica que: 
"Os cr·itér ... ios < ••• do 1'"1RE, pr"'ovavelmente.... vem ser,do 

suavizados, tendo em vista o caráter pouco letal do material 
bélico brasileiro, usado apenas para operaç~es táticas e de 
enFrentamento de campo, e a necessidade de aumentar as 
vendas.'' <sublinhado nosso). 

Já em junho de 1984, o CSN aprovou a venda à Honduras de 
c•ito avi~es Tucar-10 que, com alta pt""~:~babilidade, seriam usados 
contt"'a a Nicat"'água .. A decis&o foi criticada a n:.ivel externo e 
interno, ao que consta pelo próprio MRE, por estar em oposiç~o 
aos esforços da diplomacia brasil~ira no âmbito do grupo de 
Contadora, visando uma soluç~o pacifica para a situaç~o da 
América Central. De maneira a esquivar-se das criticas, o governo 
bras i l-e ire• res.olveu negar"' o caráter mil itat"" da transaç~(J, 

alegando ~ue o Tucano n~o podia ~er considerado uma arma, por 
set..... um a v i ~o de t t"'e i namer-.t o. 4 

Também em 1984, uma outra orientaç~o do CSN a respeito da 
expor·taç~o de at"'mamer-.tos parece tet"' sido 11 suavizada". A 
e~islancia de blindados da Engesa lutando entre si na Guerra Ir~-
1 l"'aque, f' o i t .. ei tet"'adan1e1""1te divulgada por de_zf?n.:ts de Ót"g~o de 
iMprensa em todo o m~ndo. A explicaç~o dada pel-os responsáveis 
pela IAB, desta vez, 'foi mais Sl~ttil. Os cat"'t"'Cos blindados teriam 
sido, ou apreendidos em combate p~las FFAA iranianas, ou 
repassados pela Libia. ~ possivel que a explicaç~o seja eorreta 
para o caso dos carros de combate. Entretanto, sabe-se que, pelo 
menos até julho de 1984, tanto o Ir~ como b Iraque continuavam 
adquirindo ~oguetes da Avibrás. 

De qualquer forma, como 
setor, o Departamento de. 

possivel fonte de informaç~o sobre o 
Promoç~o Comercial do MRE se revelou 

..,.. Ao que parece, deve ter havido um ''esquecimento'' por parte 
das autot .. idades br .. asi !eiras, uroa vez que o Tucano, ewbora seja 
considerado um av~~o de treinamento para pilotos que se preparam 
para comandar caças a jato (o que evidentemente n~o é o caso dos 
oficiais das FFAA hondurenhas>, também é um avi~o de ataque ao 
solo, capaz de carregar· mais de mil kg de arr~an1er)to nos seus 
quatro ''pontos dur~S 11 sobre as asas. Estas caracteristicas o 
tornam especialmente adequado a operar em conrlitos de baixa 
intensidade e com infraestrutura precária. 
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in'ócuo. O pr .... imeii-"'c• Cül .. ,tato cor11 ele só fQi cor-,seguido depC•is de 
várias tentativas e excusas. As indagaç~es acerca do volume e 
de~tino da produç~o da IAB n~o foram respondidas, pelas 
costumeil·""as 11

l" ... az:jes de segt_n .. ança Yao.cioY,al 11 , e só a f1Htitc• custo 
conseguimos obtet"' um exen1plar do Catálogo citado, ao que se sabe 
disponivel aos interessados em qualquer escritório diplomá·tico do 
Br""asi 1 no exter""ior"". 

(10> ·o Ür"'çarnento da Uni~o. A utilizaç~o da infot"'maç~o obtida 
a partir do mesmo h~via sido primeiramente pensada como uma forma 
de avaliar o monta11te da aquisiç~o de material bélico efetuado 
pelas FFAA by•asileir·as, uma vez que ser""ia possível estimá-la 
através do gasto em material permanente. A comparaç~o com os 
dados de produç~o por nós estimados, os de exportaç~o das 
empresas proporcionados pela CACEX, e os de importaç~o d~ 

armamentos divulgados pela USACDA CP + Imp Exp = Aquisiç~ol 
pet"'mitit"ia avaliat"' uma vez mais, e ,por uma via distir-.ta, a 
correç~o das nossas estimativas. Entretanto, a constataç~o de que 
os dados constar.tes dos Orçamento da lJY1i~o cont i nharn flagrar-ttes 
incorreç~es, levou-nos a efetuar urna digress~o orientada para uma 
critica e correç~o, ainda que parcial, dos dados, para o período 
1980-8?. 

( 11) O ConsPlho Nacior-.al de D_!?senv·-·1-virner,to Cier.t í fico e 
Tecnológico CCNPq). As informaç~es divulgadas por este órg~o 
forar11 utilizadas na tentativa que efet·uamos de dimensionar a 
quantidade de recursos alocados à P&D militar no Pais, no periodo 
1980-87. 

(12l A USACDQ e o SIPRI. Foram 
duas ir.s!:ituiçbes, de modo a 
iFif.ot""maçbes pcq·"" elas divt,.tlgados e 
acerca da IAB. No caso do SIPRI, 
instituiç~o, o que nos permitiu a 
detalhadas acerca da produç~o de 
incluidas ·no seu anuário. 

utilizados os anuários destas 
verificar a coerência das 
os .-dados pór Ylós "produzidos 11 

foi realizada urna visita à 
obtenç~o de ~nformaç~es mai~ 

at ... mamer.t os brasileiros, n~o 

A sistemática uti.liz~da para o tratamento da informaç~o 
disponivel baseou-se nos dado~ coletados nas fontes mencionadas, 
bem como em algumas ''pistas'' indicadas por declaraç~es de pes~oas 
ligadas ao setor e noticias da imprensa. Obviamente, nossos 
procedimentos n~o se.limitaram ao indicado nas seç~es seguintes. 
Eles fot"'am o t"esultado de r•umerosas 11 ic;las e vindas", "ter.tativa·s 
e erros'', abandonos de pistas falsas, desis~ências prudentes 
devidas a negativas sumárias ou às alegaçbes de sigilo dos 
funcionários, militares, empresários, diplomatas, etc, direta ou 
indiretamente envolvidos com o setor, ·com os quais Mantivemos 
contatos durante todos estes anos. 
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5.3. Análise econórnica do segmento carros de cc·r~bate (Enqusa) 

Confot~rne já ir-1dicado, a Engesa feoi a priweira er1tre as três 
grandes empresas brasileiras produtoras de armamentos que 
alcançou urn nivel de r1rodYç~o e exportaç~o importante. Por outro 
lado, é a única empt'esa econOmicamente signifi6ativa que opera 
no segmento de carros de combate. Nossa análise se restringirá a 
esta empt"'psa, sem considet""at"' as t'""estantes <Bet"'Ytat"'dirli, 
Novatraç~o, Gurgel, etc>, dado que no dec6rrer de nossa 
investigaç~o o significado econômico das mesmas mostrou-se 
despt•ez í v e l. 

Con~orme indicamos reiteradamente, as informaç~es a respeito 
dos valores de produç~o e exportaç~o da Engesa têm sido :1 
sistematicamente distorcidas e escondidas. Além do que, há o fato 
do grupo possuir uma empresa hnldinH responsável pela maior 
parte das suas exportaç~es, mas n~o pela sua tota.lidade, o que 
torna ainda mais difícil a quest~o de"determinar as suas reais 
cat"'actet"'íst icas. 

5.3. 1. A~ informaç~es proporcionadas pelos relatórios da Comiss~o 
de Valo~es Mobiliários 

Uma pt"' i me i r a e i mpol''"'t aYtt e peça de i Ytforma.ç.'i;(o para Y"1ossa 

análise, foi a obtida a pat""tir-- dos relatóri•:•s anuais da CVttf 
relativos ao periodo 1980-87. Trata-se da distribuiç~o percentual 
das vendas efetuadas pela empresa entre 19éO e.l987, mostrada na 
tabela a seguir. Em funç~o da maneira como s~o apresentados os 
dados nos relatórios analisados, parece licito supor que a 
informaç~o se refere ao conjunto das empresas do grupo Engesa. 

Tabela S. 3.1: Destino da Produç~o da Engesa 
(~) 

mercados! 1980 1981 191l2 1983 1984 1985 1986 1987 médía 
civil interno 0.00 0.00 0.00 3.08 6~79 8.20 17.20 18.70 6. 7S 
mi I i tar inter•o 5.00 ·s.oo 5.00 4.35 4.51 0.30 51.20 10.70 12.01 
11i 1 i ter externo 95.00 95.00 95.00 92.57 88.70 91.50 21.60 70.60 81.25 
civil externo o.oo 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.18 

fonte: CVM 

Como se pode apreciar, a informaç~o correponde 
aproxirnadawente à veiculada publ icamer-ite pela euLpt"'E~a, segundo a 
qual 95~ de stia produç~o têm se dirigido ao mercado militar 
externo, e de que apenas 5~ correspondem a aquisiç~o das FFAA 
brasileiras. A partir de 1983, também começam a ser vendidos os 
tratc•r .... es e utilitát"'ic~s da empresa Y"tO met"cado ir,ter""rio. Seu 
desenvolvimento havia começada alguns anos antes a partir de 
financiamentos obt·idos junto à Finep~ A participaç~o dos mesmos 
nas vendas da ewpt·esa aumenta significativamente nos anos 
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seguintes até chegar à 18 7 7~, em 1987. Este cresci111ente relativo 
parece revelar uma pr~ocupaç~o sentida pela empresa em 
diversificar sua produç&o, devido às dificuldades 8ncantradas, já 
a partir dos primeiros anos da década dos ao, de continuar 
colocando no mercado externo seus carros blindados sobre rodas.~ 
O fato das vendas do Osório n~o terem se iniciado no prazo 
planejado (1':385), de mar.eir ... .a a substituir, c•:•r•1C• previsto, os 
carros sobre rodas no mercado militar externo, pode ter sido 
responsável pela queda, que se inicia em 198~, na participaç~o 
deste mercado. O ano de 1986 é atipico, quando contt"'astado com os 
anteriores, mas pode revelar o inicio de uma tendência. Nele, as 
FFAA br ... asi leir"'as f,:•ram r"'eSpor-.sáveis pela aq•JisiçZ<o, de 61, 2~ da 
pt"'oduç~o da Engesa. 

Um outro conjur-,tc• de ir-.for ... maçêles, igualmente obtido através 
da CV1"1, é o apreser-.tado na tabela abaixo. Ela ir-.dica a compo:osiç2(o 
da produç~o da Engesa, em número de unidades. Semelhantemente ao 
que ocor~re com outros tipos de inform0ç~o, ela só está disponivel 
pat"'a anos postet""icw•es à 1980, impedirsdo que se faça •J.ma análise 
que abarqlte um periodo mais longo, como seria desejável. Para os 
anos de 1980-83, foi possivel obter uma informaç~o mais 
detalhada, por produto. 

Tabela 5.3.2: Produç~o da Engesa 
(nómero de unidades) 

Qt"'odutosG. 1980 
Cascàvel 130 
Ut'll tu 127 
Jat ... at""'aca o 
caminh:3:o EE15 32 
ci.u11 i nh~o EE25 172 
can1 i nhão EE34 (l 

tr~ator f l ot'est. 10 
tt"'atot"' agrícola o 
tt·açôes 114 

fonte: CVM 

~ Como se verá a seguir, 
decrescido a parti~ de 1985 
dos bens civis na receita da 
tabela sugere. 

1 ;!B 1 1982 1983 
181 289 219 
42 99 156 

(I 3 20 
52 21 o 

369 22 16 
(I 1 138 

27 16 
'"" 46 112 107 

162 67 80 

o fato da produç&o da Engesa ter 
torna este aumento ·da participaç~o 
empresa menos importante do que a 

~A descriç~o das caracteisticas de cada un1 dos produtos da 
Engesa pode ser encontrada com grau de detalhe variado, nos 
trabalhos citados relativos à IAB (capitulo 4>, em revistas 
especializadas e no próprio material de divulgaç~o veiculado pela 
er,lpt"'esa. 
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A tabela indica a maior imoportáncia, em número de unidades 
produzidadas, dos carros de combate, cor11 exceç~o do ano de 1381. 
De qualquer forn1a, o seu maio1~ valor unitário, em relaç~o ào dos 
caminh~es, pareceria sercapaz de contrabal~nçar a maior 
quar.tidade vendida destes, ocor"t"'ida· r11J ano refer·ido .. Para o 
periodo 1385-87 a informaç~o obtida é menos detalhada, conforme 
se pode ver pela tabela que segue. 

Tabela 5.3.3: Produç~o da Engesa 
(número de unidades) 

rni 1 i t.at"'es 
t...tt i 1 itét'"'ios 
t l' .. "atot"'es 
t raçe:;es 

fonte: CVM 

1'386 
3'3Lj. 

445 
202 
415 

1'387 
1322 

740 
134 
361 

8 partir das peças de infor~aç~o disponiveis até aqui, o 
passo seguinte foi o de tentar reconstituir, o valor da produç~o 
da empresa, n~o fornscido clara e consistentemente pela CVM, 
costumeiram~~te tergiversado pela empresa·através da impr~nsà, e 
n~o-inforrnado a este pesquisador, apesar de ter sido solicitado 
em mais de uma o::-po::-rtur-1idade. 

R raz~o alegada pela empresa e pelos órg~os responsáveis 
pelo setor para negar o acesso às informaç~es sobre valor da 
pt"oduç~o e exp<:tt"'taç~o tem sido, ÍY•var"'iavelmente, a de que estas 
s~o consideradas de ''segurança nacional''. No caso da Engesa,. e de 
outras empresas do setor, adiciona-se a raz~o de que sua 
divulgaç~o, mesmo que para fins de pesquisa acac:jêmica, iria 
prejudicar os negócios da empresa. Os argumentos, embora 
apontados também por outros responsáveis pelas atividades do 
setor, n~o resistem a uma reflex~o que parta de uma postura 
coerente com os interesses de conjunto do Pais. Por outro lado, a 
insisténcia com que têm sido esgrimidos, e o fato de que dados de 
produç~o e exportaç~o muito superiores aos que julgamos corretos 
têm sido por eles proporcionados à imprensa, leva-nos a lançar a 
hipótese, retomada posteriormente_ no âmbito deste trabalho, de 
qt..\e o injustificado pt"'ocedir11ento é adc-tado, justamente com o 
propósito de fomentar a superestimaç~o apontada. 

Uma primeira estimativa possivel decorre da combinaç~o do 
valor das exportaçbes indicados pela Cacex e os dados de 
participaç~o do n1ercado externo nas vendas da Engesa, obtidos 
at•·avés da CV~I. 

. ' 
id 
;: 



312 

5.3.2. As inf~~~ma~~~~ proporcionadas pela CACEX 

Ao longo do tempo em que estivemos envolvidos no estudo da 
ir•dústt''ia br'asileit-""21 de matel' ... ial bélicc•, os dados divulgados 
pela CACEX semp~e nos pareceram estar subestimados. Isto porque 
era t~o grande a diferença encontrada entre eles e os divulgados 
pela imprensa, e t~o t~ecorrentes as indicaçbes de que existiriam 
exprn·""taç•':::1es "fantasmas 11

, qlte era difícil act"editar F1a sua 
vey•acidade.. Er,tt"etanto, o fato de que para c:~utra empresa 
importante do setor, a Embraer, haver uma total correspondência 
entre os valores divulgados por ela e pela CACEX, nos fez 
modificar paulatinamente esta percepç~o. Como se mostrará em 
várias oportunidades, esta nova percepç~o de nossa parte 
contrária, como já indicado, à de outros pesquisadores, foi sendo 
pç.uco a pouco refCRt"Çada. 

A in~orrnaç~o relativa aos valores de exportaç~o e 
importaç~o, obtida a partir dos dados dada CACEX, é mostrada de 
maneira agregada na tabela abaixo. No caso da exportaç~o, ela se 
refere, até 1976, exclu3ivamente à Engesa Engenheiros 
Especializados S.R. R partir de 1977, eom a criaç~o da Engexco, a 
trading do grupo Engesa, e até 1981, as exportaç~es dos produtos 
do grupo s~o efetuadas por ambas as empresas. Após este ano, as 
expot"'ta.çe:tes sê; o t""'eal i zadas ex c 1 usi vamente pela Engexco. As outras 
empt"'esas do grupo n~o apreser-,tam .. valc,t"'es sigr-,ificativos de 
exportaç~o. As importaç~es, entretanto, est~o diluidas entre as 
distintas efllpt""esas do gt"'upo. A tabela abaixo resulta da adiçâ:o 
dos valores de exportaç~o e importaç~o das empresas do g~upo 
durante o periodo 1975-87. 

A evoluç~o dos valores de importaç~o obedece a uma dupla 
dinâmica. Isto porque ~e re~erem, n~o apenas ao valor das peças e 
componentes incorporados aos produtos finais, mas tarnbém aos bens 
de capit.::l.l adquir""idos pelas empresas._ Assim, seu valor tende_ a 
variar proporcionalmente à quantidade produzida, mas .t~nde, 

também, a apresentar variaç~es bruscas cada vez que uma nova 
unidade pt""odut iva é ir,stalada, CtU ur11a já exís:ter-ate é ampliada. 
Pelo menos teoricamente é possivel separar estas duas din~micas, 
tanto para a Engesa como para as outras empresas que s~o objeto 
de nossa- análise. Is.tc• teria que set"' feito através do:J exame em 
detalhe da i nfot..,maç~Ct coletada pela CACEX, sep~1rÇtndo os dois 
tipos de bens (peças, componentes e insuMos de produç~o, e bens 
de capital).. Er•tt"'etantc,, a ter1tat iva que fizemos r1~0 Y"iQS 
permitiu avançar significativamente nesse sentido, dado que a 
classificaç~o das mercadorias utilizada pela CACEX é inadequada 
para esta finalidade. 
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Tabela 5.3.4: Exportaç~o e lmportaç~o da Engesa 
(milhbes de dólares correntes) 

-Ex~ortaç~es 1975 m5 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1fj&5 1985 19B7 total média 
Engesa 27.0 21.4 40.0 3S.4 4"1. 1 27.6 1. 1 o. o o. o o. o 0.0 o. o 0.0 200.6 15.43 
Engexco o. o o. o 2. 7 2B.l 41.4 88.0 34.4 128.8 174.7 18.9.4 145.8 5J.3 87.5 973.1 74.85 
total 27.0 21.4 42.7 64.5 88.5 115.6 35;5 128.8 174.7 188.4 145.8 53.3 87.5 1173. 90.28 
-lmtJ2rtaçi'les 
Engesa I. 4 o. 9 2. 8 3.9 31.7 19.5 4.5 32.1 51.2 43.4 26.7 9. 9 13.2 241.2 18.55 
outras do gru[!O O. I 0.2 a. 8 0.8 1. I 0.4 0.2 O. I 0.2 3.6 10.0 I. 6 I. 1 28.2 2.159 
total 1. 5 1.1 11.5 4. 7 32.8 19.9 4.7 32.2 51.4 47.0 35. 7 11.5 14.3 269.4 20.72 

fonte: CACEX 

A simples adiç~o dos valores de exportaç~o da Engesa e 1 da 
Engexco, apresentada na quarta linha da tabela, tende a 
superestimar o valor das exportaç~es do grupo Engesa. Isto 
porque, de acordo com nossas suposiç~es, a Engexco exporta 
produtos n~o-fabricados pelas empresas do grupo. Entretanto, e 
como sugerido anteriormente, a composiç~o das porcentagens de 
participaç~o das exportaç~es no total da produç~o da empresa 
<CVM> .,- com os valor"'es de exportaç~o do grupc) Engesa (CACEX), 
permite uma prim~ira aproxima~âo do valor da produç~o do grupo. 
Ela é Mostrada na tabela abaixo. 

Tabela 5.3.5: Valores hipotéticos de produç~o da Engesa 
(milh~es de dólares correntes) 

Ir-,d icadot~_es 1980 1981 1982 1983 1984 1 ':385 1'386 1987 r11éd i a 
~ de ex pqt""t aç~es 95 '35 95 88 91 21 72 81 79 
t"ecei ta hipotética 121 37 135 166 205 675 75 107 190 
<US$ rni lhljes corr. ) 

fonte: tabelas anteriores 

5.3.3. (4s ir,fot"'f:lac~es fnrr-,ecidas por" uma fof',te 11 f:!dedigna 11 

O passo seguinte seria confrontar os valores constantes na 
tabela acima com os obtidos a partir de outras fontes~ de maneira 
a aval i ar... sua fidedig'r'"1idade. Isto pode ser feito aper1as pa-t"a urn 
dos anos dq pey·:í.odo., para o qual foi possível dispor de 
inforroaç~o mais detalhada, e aparentemente confiável, referente à 
produç~o e à· exportaç~o da empresa. Eximir-nos-~mos de declinar a 
fonte da·qual obtivemos a informaç~o., ·que é apresentada na tabela 
seguinte. 
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Tabela 5.3.6: Quantidades e valores de produç~o da Engesa 
(em miltl~es de dólares) 

( 1 '38li·) 

mercado intEH"'YIO mf?t ... cado ext eY'no total 
pt'odu·~os guantid...:tde va.l·-·r .... gu.:1.nt idade valoi ..... v a 1 ••t"' 
b li ndadc-s 38 1 78'3 23~ 67877 6'3565 
tt .. atot"'es 200 12'305 2 173 13070 
caminhíjes 32 1120 101 3615 4735 
flll_tY• i ç•':ies 245 5'387'3 60125 
peças t"epc•s. 207'3 1'3203 21282 
C•pt rÔY"I i CCtS o 27241. 27241 
out t"c•s 332Lf< 7213 10537 

total 21454 185201 206565 
participaç~o ( ;<:) 11, 3 ·88,7 

Como se pode constatar, o dado referente à exportaç~o 

(185201 mil dólares coincide significativamente com o reportado 
pela CACEX, 188434 wil dólares>, o que por si per·wite lançar cun 
potente facho de luz sobre as trevas que até agora envolveram as 
infor~aç~es sobre as exportaç~es· de armamentos brasileiros. 
Permite-nos passar do 1'reino da fantasia'' dos ''b_ilh~es de 
dólares" par"'~ o 11 da realidade", o 11 dos milhtles de dólares 11

• Além 
disto, o va'i0t"· ccr,stay,te dos t"'elatór"'ios d·a CVIY! pc:i·ra a po·r"'centagem 
da produç~o orientada ao mercado externo no ano de. 1984, 88,7~, 

também coincide com o da tabela. ~ claro que, embora 
significativa, a coincidência n~o prova que para os ~utros anos a 
empresa tenha informado os óry~os citados com a mesma 
fidedigr-,idade. De qualquet"' for--ma, esta foi a única ir-,side 
information à que pudemos ter acesso, tendo a mesma contribuido 
significativamehte para alterar nossa percepç~o acerca da 
real idade da IAB. 

5.3.5. Uma ava1iac~n dn desempenhn da Engesa e das implicac~es de 
·sua operic~n sobre o comércio exterior 

Neste item pr""ocuramc's efetuay• uma ar,álise da. c:o...-ttribuiç~o 
relativa da Engesa em têrmos de um dos aspectos mais 
insistentemente citados como justificadores de sua existência, e 
do apoio que vern recebertdo do gover·no brasiieiro: sua 
contribuiç~o para o saldo da balança de pagamentos. Ela nos 
permitirá testar a validade da informaç~o veiculada a este 
respeito pela imprensa, pelos órg~os governamentais responsáveis 
pelo setor e pela própria empresa. Para tanto foi necessário, 
6omo salientamos, poder contar com uma estimativa das principais 
variáveis econômicas relativas à empresa. 
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Uma tentativa_ '1 het"óica 11 de chegcn"' a uwa estimativa do valor 
da pr-odüç~eo, expc•rtaç~o e impor ... t~':\ç;)o, a partir da quarttidade de 
unidades comercializadas, do preço médio de venda, do valor da 
receita operacional da empresa, etc - algumas delas possiveis de 
obter através d0s relatórios da CVI~l ~ das ediçbes sucessivas dos 
''Maiores e Melhores•• da Exame, balizadas pelas cifras divulgadas 
pela CACEX, deu origem às tabelas ap~esentadas a seguir7 • Elas 
devem se~ encaradas com as reservas que o procedimento sugere. A 
tabela apresenta as ~nformaç~es disponiveis até 1987, urna vez que 
a fonte relativa à ''receita'' é o levantamento anual da Exame. 

Tabela 5.3. 7: Receita e exportaç:Io das empresas do grupo Er.gesa 
!milhbes de dólares correntes) 

Receitas 1975 1976 1377 1978 1979 1980 1981 1982 1993 1984 1985 1936 1987 média total 
Engesa 22 55 54 7! 90 133 76 190 195 203 133 129 121 113 1472 
Engexco 40 88 26 . 214 250 212 192 58 142 136 1222 
Engexco-Engesa -50 -45 -50 24 55 9 59 -71 21 -5 -48 
Exgortac;:~es 

exp.Engesa 27 21.4 40 36.4 47.1 27.6 1. I o o o Q o o 15.43 200.6 
exp. Engexco o o 2. 7 28.1 41.4 88 34.4 128.8 147.7 188.4 145.8 53.3 87.5 72.77 946.1 

'total' 27 21.4 42.7 64.5 88.5 115.6 35.5 128.8 147. 7, 168.4 145.8 53.3 87.5 88.20 1146.7 

fontes: 'Maiores e Melhores" da revista Exame e CR!:EX 

A tabela apresenta na segunda e na terceira linhas, a 
receita da Engesa e da Eng~xco, divulgada na ''Maiores e 
Jl1elhot"es", sendo que para a sE:gunda só est2'<eo "ir.dicados os 
valores posteriores à 1979. A receita da Engesa parece englobar, 
e isto é na verdade uma suposiç~o, o conjunto da receita das 
empresas do grupo, que n~o a Engexco. Isto porque as outras 
empresas do grupo operam basicamente com a produç~o de peças e 
componentes para a montadora (Engex, Enge~a Equipamentos 
Elétr--icos, Er.gesa Elett·ônica, etc) ou para o forr-,ecimento de 
serviços de apcrio <Er-,gepeq, etc). De qua·Iquer forrna, o fato de 
que as citadas empresas obtêm parte de sua receita de butras 
atividades que n~o aquelas que geram receitas computadas no 
faturamento da Engesa, parece ser pouco signi~icativo. 

A quarta linha indica a ~iferença entre a receit~ da Engexco 
e da Engesa. Ela mostra que, nos anos de 1982 a 1985, a Engexco 
parece ter exportado produtos fabriçados por outras em~resas que 

7 As fontes da quase totalidade das tabelas e grá~icos do 
presente capitulo, s~o as mesmas desta tabela; é por esta raz~o 
qu~ n~o se repete, a n~o ser quando absolutamente necessário, 
esta indicaç~o de fonte. No caso da Emhraer, forara importantes 
as informaç~es proporcionadas pela empresa~ Em todos os casos, 
entretanto, nossa avaliaç~o acerca da plausibilidade da 
infor·maç~o obtida foi um elemento crucial. 

' ' 
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n~o as do gt"'•.1po; o que Y"t~C• é de est·r-'al""thar, uma vez que ela foi 
criada justamente com o objetjvo de exportar mercadorias 
produzida por outras empresas brasileiras, principalr~ente as do 
setor de material bélico. (J que é dificil de precisar é quanto da 
receita da Engexco, que decorre, ou deveria decorrer, 
exclusivamente das oper~aç~es de exportaç~o 0 , se deve às 
exportaç~es de produtos da Engesa, . e quanto corresponde á 
produç~o de outras empresas. Sabe-se, por exemplo, que a Engexco 
ter,de a oTet"'ecer-- aos ·seus clientes 1'pacotes" de rnater"'ial bélico, 
que abrangem n~o apenas os produtos do grupo, mas outros itens de 
emp·,.-•egc• militar ... , iY"•clusive mater ... ial de campaF•ha. P~·r ... outro lado, 
é verdade que cada carro de combate inclui ·no seu equipamento 
itens como arman1ento leve, que n~o s~o fabricados pelas empresas 
do grupo. Por outro lado, vale lembrar que uma das motivaç~es 
apat""er-.tes da 11

associaç~0
11 eY.tre a a Errgesa e a Il'"1BEL, parece t_er 

ocorrido porque havia interesse em canalizar via Engexco, as 
exportaçôes de material produzidos pela segunda. 

A quinta e sexta linhas indicam os valores de exportaç~o da 
Errgesa e Engexco, segundo as informaç~es proporcionadas pela 
CACEX. A sétima, a soma destes dois valores. Pelas razbes já 
comentadas, estes valores superestimam as exportaç~es do grupo 
Engesa, e n~o podem ser tomados como verídicos. 

A ónica ''pista 11 que temos para estimar os valores corretos 
de exportaç~o~ advém das porcentagens rep~rtadas pela empresa à 
CVM, a respeitq da proporç~o entre exportaç~o e receita total, 
para o peri_odo 1980-87, indicadas na primeira linha da tabela 
abaixo. Corn base Y"1elas é p·ossível chegar a urna primeira 
estir~ativa das exportaç~es do grupo, isto é ~e produtos 
fabricados pelo grupo, (multiplicando-as pela receita da Engesa}. 
O resultado é mostrado na segunda linha. 

Q Na verdade, a relaç~o entre a receita e o volo~ das 
exportaç~es da Engexco mostra uma variaç~o considerável em torno 
da unidade, para o periodo 1979-87 los valores extremos s~o 1,3 e 
0,6, sendo a média, de O,SBl. 
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labela 5.3.8: Estirr;altv<'is d~ receita e P>!portat;~o do grupo El'lgrc;a 

(L1ilht.es de dólares correntes) 

Indicadores !975 197G 1977 1978 1.979 1100 1981 11~2 1983 19311 1985 199& 1937 

exp./rec 
reportada 0.95 0.95 0.95 0.89 0.92 0.22 0.72 0.81 

exp.est. via 
~reportada 126.3 72.2 100.5 172.9 18:;. 7 28.72 92.88 98.31 
exp.\o\/rec 
estimada 1.23 0.39 0.79 0.91 0.98 0.87 0.47 0.&8 0.76 0.93 1.10 0.41 0.73 
rec.est. via. 
%rep e exp. to\ 121.7 37.4 135.6 166.5 205.9 675.0 74.0 107.7 

ex.p.grupo 27 21 43 65 89 88 34 128 147 185 28 50 80 

i•p. Engesa 1." o. 9 2.8 3. 9 31.7 19.5 4. 5 32.1 51.2 43.4 2&. 7 9.9 13.2 
imp.outras o. l 0.2 e. e o.8 1. l o. 4 0.2 0.1 0.2 3.6 lO 1.6 1.1 
imp.grupo 1.5 I. l 11.6 4. 7 32.8 19.9 4.7 32.2 51.4 47 36.7 11.5 14.3 

fonte: tabelas antet"iores 

tabela ce<nStarn os valores obtidos 
fl1erJiar.te o pt".-::•r:r-dir,lG~ntc• invet""sr:•; pPlt~ divis~o clns vMl·-·r~pr; rJp 

' e><püt~taç:?to to:.•tt'll pr.?ld 1-'Pt:'P"iL.::t d;~ Fr,qpc;~. Cc•ntf'A_riarile'l''"•tr 00 q•_te 

s~o ~ister~ática e consistent-er~er.te 

maiores. do que os refnrentes à participaç~o r~eportacla pela 
empt'esa. As ntaiot~es difer~enças ocorrPM parA os ~nos de 1981 e 
1985, indica.ndo qr.tf?, no pt~iwei.t"'o, a Er,gesa eHpor-·tr:•u "rnen•)S do que 
r·ep•:•t"'t•:tlJ à CVI•I, e n•:• seB•~ndo, a EngeHc-o e><püt"'t<:•u t"'elat ivarllf'?nte 

pouco material bélico f~bricado pelas eurpresas do g~~upo Fngesa. 

A quat"'ta ljr,ha indica 05 valot"'es h_ipott?tico::os df? t"'eceitr:\ da 
Engesa, obtidos pela multi p 1 i caç~o da'-:; p.::n··t i r·: i paç~es-~ r~ep•::•rt·C1dcts 

pela empresa pRlos v~lor~s rle 1 'exportaç~c· total'' indicados na 
tabela ar,tP.:V'i•:-:01"'. F?<:-~,t.;p~-; l!IP'"·fll•-•S VHl(~•t"'PS hlpotr'?t i Co":; j.\ h,:\viarrl sid.-) 

ob-t ict.:•s a.ntt.?r-i·~·l"'r,r<-:>r!"tf?. i-)y.--:<t~-3. podeftl>:"::<s Vf.?t"' cl.::n·""arner.te quP, ec:::.te 

pt"'e<cedirner,to dá c~oHIO r··psqlt.ado t"'ecpjt""'?l.s supet"'estirnadç:-\s., cor110 a 

t"'e-lativa~ .3o ar"·:_. l'JO~::i. Is-t:c:• 
desenvolvido até aqui. Existpro 
pouca disposiç~0 da Eng~sa 

relacionadas à su3 OpQr~ç~o, 
cowel'"ttadas. A ta.x<-?.. utilizMda 

vr:>rn 

out;t"'os fe.t•:•r~es, 

em apt"'esent at"' 

r'"1cioc-ír-~io 

a 1 é-r11 d•-::•s 1 i q cu1o~; à 
?.S i nfot~T!l2Ç~PS 

que causa~1 as distor~ç~es e dúvirJas 
par""a ct 

ct"'u;:;1.rl•:•s) e1n cti'~1.-'t'E?•·::;, r aS cf,"":\l;,:::"it:; Pfll ("fi.IP !'~,i'{,-·, .,"":"\pt~P"iPY"It:i~d(-,.,-_; or_;, 

b.::\lanÇt:IS da f?hlfH"'P<_;;;.,~, t_;"':-l~ldr-:~fll a acrPscentar importantes elcmontos 
de di stot"'ç2(o .. 

Proc•J~an<.Jo evitar a ir,fluéncia de todas essas distorç~es e 
iY"tCe\"'tezas, f·::rt~arn est im.:~:dos~ na quinta I inha, os valores q•Je 
cot~r""'espondf?t~iam, clt.'? f0.tc•, às expor"'tt::tçêles de Pl"'•-:•diJt•-::•'3 f~bt""'icados 

pelas empresas de• yt··~~rJo. Fstes valor~~ finais de exportaçào do 
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~~y·upo Engesf:""\, lPvE~rtl em r,:o:~·nt~~ ()5 fatos e distorç·~es apc..•r.tacJc,s e 
est~o deput"""ack;.s de eventuais duplas contaye~,s. 

As linhd.s seg•Jintps indicarn os vulores relativos à 
importaç~o da Engesa, das outras PMpresas do grupo, e finalmente 
do conjunto do grupo Engesa, sempre a partir dos- dados da CACEX. 
E s t a é um a p· s t l m '"' t i v a 9_ t.?_yj_~.!l!.~D t ~,__~: .. 'cl.9~..§ .. t.i!!.!.~.d a , q 1.1 rt n do si? t r o t ê.\ cl r. 
ê\l'""JaliSil.'f' O ucoeficiente de? irtlp•:•t"'taç~0

11 da py·oduç~o d1..:. qrupo, ;.\lgo 
que it"'emos fazey· post:er""'iüt ... lltente. Tr-ês fatores sâ:o responsÉ\Vels 
por esta subestimaç~o: (1) a Engesa é uma empresa fortemente 
"hot"'izor.tal i zada 11 

- ou seja, un1a alta pt"'üporç~o do valor de seus 
produtos provém ~os insumos adquiridos de outras empresas; (2) 
corno tem sido t'epetidamente indicado aet lor,gQ deste trabalho, 
existe no àmtJito do.setor de armamentos uma politica consistente 
de encomendar a fornecedores locais a ·produç~o de compoy,entes 
necessários à pt"'oduç~o; (3) o n.í.vel tecnológico cor--respoY-.clent.e à 
produç~o de componpntes p insumos para a fabricaç~o de armamentos 
é, em média, bast<~nte supet""'iOt"' ac• da indústria naci"onal, o que 
determina que urna alta porcentagem do valor destes seja 
i mpor·t a da. 

A aval iaç~·=· dessa "distot""'ç?:to" e sua ulterior correç'Elo, de 
maneira·a chegar a valores de ''coeficientes de import.aç~o·• mais 
l''~al i~:.tas é, entl'"'etr3nto, invi r:~vel, rJ,~do as ÍYifOr"'rnaç(':iQs dr::õ' que se~ 

di~.pt.:te. n!::i-5ill1, à St?ltlPltl&,\Yif:T·a de· que ft\t"'PriiOS Y"IO c;~so d0. ErflbrBE'Y' e 
da Avibt"'ás, tühldt"'er,tos os valore-s de imp•:•t"'taç~o indicados pela 
CACEX como rept"'esentativos do total de importaçbes necessárias à 
produç~o.dos armamentos da Engesa. 

O grá~ico abaixo i~dica a evoluç~o da produç~o, exportaç~o e 
importaç~o da Engesa ao longo do periodo analisado. Da mesma 
forma que os que o seguem, ele inclui o ano de 1975, rouito 
embora o valor da receita, ir1dicado na tabela esteja 
evidentemente subestimado (ele é inferior an valor das 
ex port açôes) • 
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Na medida em que a lógica de_ eHpans~o, n~o só da Engesa m~s 
do l.AB corno _1_Jm todo, est ivei'"' detet ... -f,·lit'"tada pelas pr:·s~~ibi 1 idade dt.::.~ 

exportaç~o, as duas curvas - de receita e de ~xpartaç~o - n~o 

poderiam deixar de estar correlacionadast Contudo a direç~o de 
causalidade n~o vai do aumento da produç~o· par~ a exportaç~o, mas 
no sentido contrário. Dado que o setor de armamentos ''trabalha 
pc•r ertcermer,da 11 , maiot"'es er,coroendas exterr1as deser,cadeiam um 
processo de expans~o na produç~o, que irá se ~1anifestar em fases 
posteriores~ com o aumento das ~xpot~taç~és. 

Entretanto, e também conform~ esper~ado, o movimento 
contrário nem sempre se verifi~a. Existe uma inflexibilidade à 
queda da produç~o. Ist? é, quando n~o ·existem boas perspectivas 
de exportaç~c·, a produç~o n~o cai na ~1esma proporç~o em que ca~1n 

(c,u caÍt"'am) c""'I.S eHpOl·"'taç~es.. Isto porque a ~quisiç~o das FFAA é 
clat"'amer.te ut i 1 izac.Ja ·co:-r•IQ um "vol.,..,.,nte'' para mar.ter o Y"1:Í.Vel de 
produç~o da ernpresa. As FFAA brasileiras, por um lado, par~ecem 

ter adotado como politica, desde os primeiros anos da IAB, 
pt"'eterir o preer,chirnei'Yto das suas próp.rías nece::ssidades de 
matf?t"'ial bél i eco, ·em furtç~o da · dispcll'"dbí l idade de outr"'as 
er.comendas pel~s empr~esas. Por outro lado, elas têrn se mostrado 
capazes de, quando necessário, para·manter o miv~l de atividade 
das empre.sas' r•um patamat"'" mír.im·o, adqu,it"'ir pelo- mer.os pat""'te dos 
produtos que n~o encontraram mercado no exterior. Eventualmente, 
os produtos finalmente adquiridos pelas FFAR n~o s~o do mesmo 
tipo daqueles que seriam produzidos para a exportaç~o. No caso da 
Engesa, a modificaç~o de sua ''mistura produtiva'', ma1s para o 
lado dos carros de combate ou para o lado dos can:inhóes c 



lltilitát""'ios, pQr'rnite •.tma ad.equaçilo 
variável das exportaç~es. 

de sua 
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parte 

Assim, E~mbora ero 1981 as duas cut"'vas -ter•h~ô"tro ''cOFJCordado'', a 
Engesa dedicou-se mais à lint•a de car~inh~es, como fica claro d~ 
análise de um~ tabela anterior, para atender a den1anda das FFAA. 
Em 1985, quMndo ta 1 vt-:::-z já fosse maior o püder de bat"~laYiha d.:; 

C•CC,t''\·"f::-t..t j U!nt .nmc~l'l te o que aS:>'!:> i. r·, a 1 amos: a ewpt"'PSo':\ ~>E" er.1pt"'r.:?sa 
df~dicou a 
pelas FFRA 
d 61 ares. Er11 
s=; i do mer.or. 

atender as encomendas ''providencial·mente'' colocadas 
bt"a!::;i leit"as, r••~tm valol·"' recot'"'de de 105 mi lhttes de 

19BG, ocorr8 algo semelhante, emboras o valor tenha 

Corno se v(!.!, a idéia sistemat icameY.te divt.tlgada pelo uc:z.at"' 10 

da IAB, que a Engesa está orientada, e se "sustenta.. via, o 
mercado externo, embora aceitável, sobretudo se a comparamos co~ 
o panorama internacional, n~o é totalmente verdadeira. As 
encomendas colocadas pelas FFAA brasileiras, visando suplementar 
os pedidos externos, naqueles anos em que se previa sua 
diminuiç~o, tiveraM até agora e, ao que tudo indica, continuar~o 
tendo um papel central. Isto corrobora, uma vez mais, nossa 
opini~o de que o setor funciona com uma lógica n~o-erapresarial~ 
apesar-das declaraç~es dos seus .responsáveis, q1Je temos citado ao 
longo deste tr•abal-ho. (.)lérrl dos favQl'''es expl leitos e ''ir11pl í.cit-::•s" 
que t"ecebe, dr? quar,tificaç~o pratídarnente impc:oss:ível, e que se 
dit·""ecionarn, inclusive, paY'a a exportaç~() <cujo· cornpot""tameY"Ito é 
aparentemente autônoMo) sempre existe a possibilidade dos 
11 sc-cot ... ros" indicados. 

Em 1988, entretanto, ao contrário do que se poderi~M esper~r 

em funç~o dos planos de reequipamento do Exército isto n~o 
ocorreu. ·A queda nas ex.portaç~~s acabbu atingindo em cheio as 
t"'ec·ei tas da ehlpt""'esd, 'Jrtla vez que as compras i nt.et'"'l'"id.S (das FFAA 
brasileiras) cairam mais do que a~ externas. Este fato, caso 
represente uma tendência, contém, como iremos- ·comentar ma1s 
adiante, uw irnpor··tal'",te signi "ficado par""á o fut•~!ro da empt'"'esa e Q-(:, 
setot"'. Ist-o é, na medida em que ·as FFr!A Y"i~O ver-.harn i:\ cortlpeY"•sat ... a 
queda na demanda do mercado externo pelos produtos da IAB, 
dificilmente ela poderá ~anter-se. Mais do que a situaç~G 

finar,ce~ra dificil ~a empresa, este fato é o que realment2 
poderia ameaçar sua continuidade. Em 1988, depoi~ de ter 
alcançado, em 1984, uma produç~o duas vezes maior, a en1presa 
apenas retomou o nivel alcançado em 1979 - ou seja quase de= anos 
antes. A intervenç~o das FFAA, com a funç~o de manter a pr·~duç~o 

da empresa pode ser encarada como uma aç~o transitória, 
semelhante à~uela que ocorreu em anos passados, ou como uma 
iniciativa mais séria, que envolva uma mudança na pol:ítica de 
compras de equ_ipamento - e, mais do·que isto, de recursos, das 
FFRA. 

O gt'áfico 
corr•es p~::.rtd ênc i a 

fllOS". t r a, também, 
entre a evoluç~o 

a existêY.cia 
das impot""t aç::<es 

de urna certç, 
e da preoduç~o., 



elnb-:::o)-'2, c·-.::ortlo j ,:., 
cCtrnparacla com a 

A t(::tbela 

f•:•i SU~JPl"'Í.d•::•, dPf<"l.'O:,:,uJ,-, C 11 2\fllE'(IÍ:;:~acJr·,,", 

que e>ciste corn a~; export~ç~es. 

abL1ÍHO in<:tic"'"' a pF\t~t: i c i paç~(.:·· Y'E•lat ivct das-
f? H p>::.t~t tC\Ç~f?S p i rnpC•J·•t- ,~r,~7'i•:• n,""\ t""PCP i i; •?'\ d·:· nr"'upc• Engnsct. 

Tabela 5.3.9: Prcduç~o, Exportaç~o e Importaç~o (Engesa) 
!loilh~es de dólares e ~) 

Indicadores/ 
Coeficientes !975 !'176 1977 !TiO 1979 1980 1 'lll! 1'382 1903 !9B·\ 1'305 1935 1987 1988 teta! "eqia 
producao 22 55 54 7! 90 !33 76 190 1% 203 133 12'1 121 97 1S63 112. O 
exp.grupo 27 21 43 65 89 89 34 12B 147 185 28 53 88 74 !OE:9 76. 36 
ímp. grupo 2 I 12 5 33 20 5 32 51 47 37 12 14 11 281 20.04 
exp/prod(~l122.7 38.9 79. I 90.8 98.3 66.2 44.7 67.4 75.4 91. I 21. 1 41. 1 72. 7 76.3 &8. I 70.4 
iop/pn>d (~) 6.8 2~0 21.5 6.6 36.4 !5.0 6.2 16.3 26.4 23.2 27.6 9. 3 I!. 6 11.3 !7.9 15.8 
exp-imp I~> !15. 9 36.9 57.& 84.2 61.9 5!.2 311. 6 5(1.-4 43.0 &8."0 -ó.5 31.8 &1.2 &4.9 50.3 54.6 

fontes: tabelas ar1teriores 

t:ls d• ... t,:\1"1 pl-'il•lf~i~-M·"-1'"'' lir•f\,1~ d,:·.\ t,,_"\l)E'],":'\ il·~t.J.icé1r•l (::•e:' qüociPntr:::::-. do!; 

valoY'eS de exp•:·r··taç-~o P :imp.::-•r"'-t,:;u;€t•:' cl~:. gr""-Up•:• Engrsa pela t""eceita 
o~"'iur-.da da fabt"'iC<3.ç:):-:~· de ser_ts pt~•.::•d•.ttos (valor"' da p.t·-oduç;-t(-:.) com d.s 

aproximaç~es· indi~ad~s, ~ clPntro das possibilidad~s de acesso à 
ir- 1 fo~""'f11aç~c• já C'C•rflerYtadas, a p.õtt"'"licipctç~o da·s v.er.das Rxte-,. ... n.,-:\s r,a 
t'ecpita do gt .... upo, ou ('_:. qt.te dr:Jy·,ominahlOS çfe "dF?pendt~ncia ew relaç~·::• 

ao:) met""'carlo e><"tPl·~n,.·)" (cc•eficiertte dP e)<:p•:•r--t;:~_ç~·=·> e a "depe"t'",déncia 

de impot"'taç~ç.'' <c•:•eficiente de iHlp<:Jt"'t.aç'~(::t) da ernpt"'ee_:;a. 

sessenta c•~'nhou 
pt""'Odl.lt i Y<-::tS cujc:·~:; 

o extet""ÍOt""'. U111 
at .. t i Ficial i-d.,~dP, 

o t et""mo 
pl'c•dt\tos 

f?nclavp 

desE--?nvolvir,lento ec•:•nômice<. da décadr::\ d•:•s 
''enclave'' para referir-se a Rtivid~cles 

SP c•t""'i.ent;.::\Vi?.lll gr.ta~;e que tr-:.<t.3lrt1Pn"tP 

se cat"'eô\CtC?t""i zctt"ia:, as~ir,l, por 

beneficiat~ia d~ su~ P~ist~~~cia, dado sua dóbil.rPlac~o cost•Jmeit~a 

com o r~sto da econon1ia. P~lo lado da oferta, seria pequeno se•J 
impacto na satis·faç~o das·- hecessidades do pais, e>ccluindo, 
evidentemente, a ''necessidade*• de exportar. 

é interess0r~te p~t~n os propósitos deste trabalho ''Pxp~r,cJir'' 

o conceito pRr~ o ''lado da produç~o''. Se uma atividade demand~ 
uma Rlta prop?t"'ç~o dP insu~1os d~ procedência ~xte~n~, ela também 
df~Vt::~t""Í a set:- cons i dP!"',3dct •.\fll enc· 1 r..\ v e. I s-1:;() pc•t""'qUF! ser"" i 1":'l.fl"l pefl•Jen•-:•s o 
valor· adicioYtadc) pela utilizuçt;to de ~"'PCt .. n'sos e r,Ji'tf..-::·-·de--obra 
locais, n~o-adaptados ao pro~esso de ·produç~o e a tecnologia 
utilizados. Em outras palavras, a manut~nç~o de enclaves dPveria 
set"' t?Vit.ada, ern p)"~•:•l de ati..,/idaclcs que utiliza~.<:;em n12lheot~ as 

e cJe compr~a locais .. _Evic.ienteroconte, estçt 
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afil-~111<1-Ç?.i•.:·~ t·•pqt!P)-'' t!lrl~\ f?Xt:C'l'"JSA. fttYtd<H_riP.I'It:,-=~ç~o A t"f.~~'=~pPit•::• d,-.. 
l'H'?'CPs;~;ida.rle dp f!le>J.hC)l_.., d.f'H"'C<VP:i tMt" Q~:; ·t--~CIH"'c.:;o:•5 HJMtPl'"'lais, C• frlE't"'CacJ•:• 

e a capaci taç'::"io (inclusivt~ tecnol6gica) inter"'nos par""'a a 
C()r· 1 seruç~o df? IJftl no::-•V•"':'• poõ":lrlt·'Çt•=• dP. dpr;envc~lvirrlenteo sóci.-:·-ecc.n.f'Jwlcc• 

pAt""é:\ o Pc'"-\ÍS- Tambr?r,l Pvíder·ttP!Yier,tt:=>, ~~~~(:• vanlt:)S faz~-la aq•Ji 9 .. 

LJr,la 

arr/d i sP 

funç~-o 

S U ~] Pt''P. 

do gf'a't 

qrJe 

de 

d() 

se r:IP-F i na 
tlt~penri~nci a 

S-IJ pr' i l!lei'"tt; •:• cfc,S i YtS!JU!O S 

"i mpot""t C~.çj'jt;as /t"'eCP i t; as")., e pM t"'a a 
yi,~bj 1 i7H\""' c"":\ fH" ... ndrtr;('(,-, Y"tiHil·~-\ PSC.:J1M 
11 PH~)O::-•t"ti11;.'~P~~;/t"'f:'Cr:>i t:!~c:;"),. 

err1 nossa 

do r~ercado externo para o 
(avaliada pela rPlaç~o 

geraç~o de uma deroarrda capaz de 
t~rY",t...-~vPl (avM-1 iadM pela "f'Plaç';fc. 

O gt·'~~fico abi?J..ix•:•, obtid•::- a pat-tit- das .liY"thas d,:.1 tahF.)l.::\ 
antet'""i•:•r-' pet"'ffl.ite. v:isuali.Zf\t" a evol•.tç~o da Er,gesê=\ ern t"'el21Ç~··::o M•:• 
que dencomina.fllO:OS 10 COeficiente de enclave" .. Ele rnostt-a os "pcq---,tc•S

11 

refer··entes aos anos sobr'f? os quais se disp2:ie de ir-tf•:.r~waç~o e, 
t~e!':.peito da ertlpt"Psa (nH t"r?illidade, or,litiu-st? da fiq,_n"'a os po:ont•:-•s., 
que SR py-,cor•tt'.:-Htl jr,H?cliat;Mr!H::!n-te abt;;\ÍXO dc•s anos C•:tt"t"'espc•Y"rrJr=·,..-,te-=;:., 

pat··.:'\ fA-cilitar" C1 er,l:;endimr?nto) .. Exis-!::iri.;:1.m, tarnbéf!l, sit,Jaç•:tes 
hipotét if.:-!:l.s de máHima dependéncia de expol·"taç~eo ( 1, 0) e 
irnpot"taç~o (C), 1), flh~xirno f:.>nclave (1.1) e nh}xima integt"'açi:to (0 .. 0) .. 

Coeficiente de· "Enclove" 
1 

0.1> 

o.e -

R 0,7 

J 0.8 -

.: 0,1> -

i o ... -

! O,JI • 86 

0.2. 

0.1 • 

o 
o 

~ Um en"fc·que drssa 
t ecn•:•lô ui_ c•:•s que Pl'·,c-~~t--r"'a, 

1987, 1'333 e 1'3/J'J). 

En.Q-t.~-oo 

e e 
'" ?e 

0.4 

q'Jes·t~o, 

pode 

70 

a7 ee 
?e 

o.e o.e 

rrivilegiando os aspectos 
encontrado em Dagnino (1.986, 
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Efeito Externo L fquldo 
E"".;lof!>..O 

1.2 

1 .1 

o.• 
o.e 
0.7 

o.e 

0.6 

o ... 

0.3 

0.2 

0.1 

o 
-o.1 

71> 77 7ft e o e1 82 .... "" .... e7 .... 
o no 

Este g~~áfico indic~ un1a queda acentuada no exceder,te liqtJido 
extt~t"'YtC .. get--.~ch~· pPlM ernpl"'PS•::\, er11 1385~ O desernpenho alcanç.:Hk:o er11 

1 ':JBG e 1 '][\ 7., '" r~r .... l'~<·l'c: pr• t~r,t i t: i '! t .. PC 'J pPt"' ;::u~ o v .:~1 l":'•l"" rm'•d j •:-• m~"l. nt i f !f--, n,-·, 
pE't"iod.:•, dP. _.u, ~~;5 (se~ inc-luit"'fttos Y't() cálculo d~:\ r1H~di-a o. v:~l·:.:ol·"' 

correspondente ao ano cJe 1975)~ Is-to é 55. cent~vos de dólar de 
entt .... ada de Y'PC,_n"'S•-::•s ewt:et"'nos p,::;~x'a cad~ dól.21t"' d~ r ... er:-eít::õL .. é. 

inter"'PSsantP rornpat"'ar ~ste valot"' com o da participaç~o do total 
das e><p•:·t-taçt:;pr::, r-ta i·"'t=..lceitr?l., l'"t() pPt"'Íe<d•::. analisMdo, qüe é de 70'1. .. 
Desta cowpal"~,:\ç-~o stn·'~Jr. a concl t.ts~:l:fü de quF.? a Engr~sa, pat"'a obt-Pt .... o 
efeito e~terno liquido de 0,55, teve que exportar 70% da sua 
pt .... oduç~o. 

Nc•varoentr l1Ft que 
atividaciP ilrldt.\Sf:t"ii:1.l ~ 

de se 

Pctis. Not;e-·t?~ç:• f!''F~ i"'.<::"• fa·::Pr'lfl>':d;;_ er_.;la ir-td.=\gnç~·=· n~·~~c?~::__t __ ~~~2~_1 __ e:'/<j:<_'(•ÇJÇ• 

§.!~l____Ç C! n tA. __ •2_r?:_ .. _ ~-!:-\ g_?.i c:t_i_~~-~----f.?~_f-ª~' .!.=~!'.-:. ~_§_" __ p_l"_~.·;:~.P _t__çj_ ü9 •:;:!_~~-·~____?..? t ·=~:c, um a v e z 
que eles ainda perrnar.ecem envol·tos por~ um manto de siqilo qlle 
segurawente, a julg~r~ pelo qt\e conseguimos desvendar, relativo 
aos valores rlG pr~~duç~Q, expor·taç~o e importaç~?, escondem 
operaç~es e oa~r,ipulaç~es contrárias aos interesses nacion0is. p()t--

outt"o lado, 2 "pc•Fttct do icebe<"n 11 de subsidi•:•s q•te r-tos f·.:·i 
possivel explicitar no caso da Embr•aer, dada a rnenor.op~cidade 

desta er.lpt"'E?Si~, d/-\ air·u:ic~ ftl2.iQY .. será; ido e t"f-•f(:Ot"'Ça a indagaç~o. 

Cor110 st-? pode c•:.\'"•stat~::tt" do E:OH.:trn<? do~. dc•is últir,l•-:.s gl·"áfic·-_:.s,. o 
desempenho d.?l E·n~jer;,:-\ em Y'F.~l Ç-IÇ'~O à C·3pac i dadr? de pt"'C•duz i_ r ... ur11 cer- t;: .-,:. 

;il"'·ctU de c"1.l i V ilit"l.dr" PC'Ç•n(/rdiCM. i r-t~~p-t·•n.'l P, f=lCt fflPSfiiO ~~r'fllpl':'•, Ql?'t'..-:\t"' t.trn 

E'><Ct·•clentE~ 1 .iq'.l i1.lç• dr-~ 1''PCUt"'S•:::•s e><tet~Y'I05, n~o F~ t~o PKcepc"i..:_:,nal 

cortlO se quet-- fa7Pt~ cr'et"' .. Er-·,tl-,etMnlo, ele air-.da é rt1aior~ do q•_te o 

da outt"a r11i?.j C•l' cr•IPi"e._,:-,a do r:-,eto·r"·, a Embl"'B.er. 
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Ertlb()l"''a Yl::'ico ~::.PJ n o ob.,i P l: i. v o ela p:t"'Psent F' análise, efet Udt"' ur11a 

avali,3Ç~O do::• dp..-.. ;PrflpPnh<::·· econM.rnico-finanr::·eir"o elo. Engec;a, é 
conv..-:~níQn\;c, J'p:-o I!P\'tt: id.:) t!C' h!Plll(•t' pr-~l'Cf-'bf~\.... o irt1p;1r.to dr sut:l 
oper~ç~o na Pcnno~li~ tlr~asil~ir~, rlPrlirRr ~lntlm~ atpr,ç~o a Pstr~ 

a~;pPctc•. ~: p-.:·_,t"' f~';!;,"" \·".::\:~~.---. fjUP, "'~ s:Pr!'IE' lh,"'\l''"lqa do qtJp é feíto nc• 

caso das ot_ttr2s duas emrJr~sas aqui ~nalisadas, será apres0nt~do 
um quadro d~ PY0luçào económico--fin2nceira da Enyesa Engenheiros 
EspPcial i zad·-~·~; ~;.A .. , P- riM t}~f}_tii_-r::tn do ~lt"'•lpo FngPs?, a EnÇJP.><c·~ .. A 
tabPl~ abaixo~ 1~r~t1lt~r~tr da consulta aos eHemplares d~ Revist~ 

tÇ.2:5_•?:~~!f2 ''1"1aiot·~cs P i'l(•l11.-)t·•p•·c,••, l"~P.fCY'f:l'-,-t~Pr-5 aos anos 1')73 .. --Dl~ .. fabr:>l~~=· 

ser.•IF!l~l.:\ntp~;. .,-,pr~7'1•--:• '"'~1t"Pt::;pnt.-"trl..-'"1c:; pc'lt"'a ac; o•.ttt·'MS duas ernpt"'f?~;Ms WMic:; 
inlp0t"'tantes do setor, coro dad8s obtidos da mesma fonte. Elas 
estâo ordenaclas de maneira idêntica à que é apresentáda em 
seguida, raz~o pela qual n~o será repetida a explicaç~o referente 
a cada urna d.o,\s '::::.uas 1 inhas .. 

(~ ter .... reit"<::\ linllr.:"' cli'\ tdbel,':'\ indir:-a, n.3 pt"'ir.leira c<::t<e--<-::o., a 
posiç~o que a empresa ocupou entre as 500 maiores, no ano 
cor·r .... e<:3-p.-:•ndente, na sua cateqor-'ia (ernpt"'esas pr"'ívadas: nvitH-;:;s e 
Enl~F?sa; .... est,;:tt~'1is: FJntn-~.:1Pt"') .. t--J,:l. c.::-Pqund,4. cas2, recPita Pr11 milhêít::>s 
c.IP dt'J],"::\.t-'PS C:•::>t"'l''PY'lt·p~; (pr:-lt''•"\ E-,qt\Plf?S <'1'f''tC•S Phl qtJP .~ Pfllpr--p~:;,""\ Yt:"f•:• foi 

incl,xída na 1 ist.-::t das ~;(H) mai•:ol·"es, <].indicou--se •:• valor" d.?. 500-
er.lpt"esa, de r,laneit"'R a off?t"'F'CF:'l-"' tJf•la ·dir•len~,;.;~·=· do 1 iioi te super"'iot ... dP 

sua t"'eceita). 

A quar .... ·t;a linha, irKiic.~, r,a sl?g'.n'"tda casa, a pa·t""ticipaç~o::') d<-:1 
empt·esa na t"'eceita do con_junto cJas 20 maiores empresas do ''setor'' 
material de transpor~P (a lPtra n indica q0e a empresa n~O 
constava da líst0 das 500 ltlaiores e~1pres~s no ano ern quest~o). A 
primeira casa inrJica a posiç~o correspondente. 

A quintf:l linha, indica, r,a se~:l'_tr,d,:\ casa, a ta><~3 de 
ct"'PSC i ment o d li ~-~pr--e i ta d.c_' f?l•lpt"'f?SB ern r--e 1 aç~o a c• ano ant et- i o r--_. O 
sinal < ir-.dica q·-~e a Plnpt'es<~ foi a que a.pt"'e~entou rnenor"' 
ct .... escimer,to y-,o c•-:•n_j,_lr.t_:.-_) do "setor" 11 (a: fllPSrn.::\ r-.otnçÊ1o::) é utilizt=:t.da 
em c•utt·Cis por,t.;o:::os da. t_.,1.bela). A tJr-'iweit .... a casa, ir .. ,dic;a. a posiç~·=· drt 
empr--esa. 

A sexta lirltl~, traz o v~l0~ do patrimônio liq~tido da empresa 
e, a sR~<tn •=• lttr:-1-"'C• liq•ti-dç•, arnhc•s Pfll r•1ilh·~PS ele dól.-'l.l'"r?S 

cot"'rev•tes. n séti111a ir1dica a posiç~a e valnr (~) da rentabil1d2dc 
da empresa, isto é, o quociente entre o lucro liqLtido e o 
patrirnOníc• 1 lqt.litk•. A r.n:!?dia d~s 500 mHior--es t?fllpt""P.SMS br--as i I eiras 
em 1987, foi d8 5,3~. 

A oitava linha tr'az 
entre a receita e o 

a· produtividade, avaliada pelo quocieY.te 
ativo total da empresa, dedt.\zido os 
companhias. A m&dia brasileira, eM 13A7, 
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"fc•i de l,ü~:_-: .. fl"n•.:•no'":'-, a liqr.t_iciP;;, flUP ind.ica quMnt<:::o .a ernpr"'c::-r:.~,,":\ 

pO':::lSU.i de \""'PC'Ul""'"'-'C.IS n~'10 irnc•bi} i ~~,:J.[J!_)S t-::r11 
Unidade de dívida. (.)!nédia bt"'.3.Si1Pit"'a em 

B.tivos fixos, pat ... a Ci3da 
1987 foi de 1,20. 

A dócin1a linh~ rpfpre-se à capitalizaç~o, aferida pelo 
quociente entre o patrin1ünio liquido e o ativo total. A décima
prirneil""'a, ao c-;ndívicL"::unrr·,t·:•, que intlic.?l. a a pê:H""ticipaç~·:• de 
recursos fin~nci~dns 

C'i3p i ta 1 i ;;: t\1;.""' ~~o,. r t"',:\ t ·"'1-··.-:·;p 

média br"'asilRira em 1987 

f/f))·"'" 

de uw 
foi de 

t Pt'"T'P Í t""'QS • 

i r,d i cadot""' 
É 

d·.::· r Í SCC• d~~ er•IPt""'eS.c\,. 

A d~ciMa segunda linha indica a posiç~o ela emrJr""esa no 
"setot·"'" E'ftl tPt"'l"tlf-:t~_; rh"? desPrtlj:lP\'"iho qlc•bal, q•Je é •.tr.l í.ndice CJ·"'i~1d< .. :o 
pela ''Maiot ... Es e l"lelho:-:·r--·es'' <3 pal"""'tir-' da pot'",det""'aç~c· do:•s ir.dic.3dot""'E'S 
de t"'ece?i tA, ci·"'Pscir•lf·"'nt•:•, t"'el'",t.":~.b.i l idadF?, etc. A publ ic2\c;'~C• n~~o 

apresent~ t0ri·~ o conjtJY,tn de informaç~es para todos os anos, mas 
apenas pat~2 aq~•eles em que a empresa se destaca positiva ou 
negativamer,te no setor em que está po~icionada. 



Tabela 5.3.10: Ev~!luç~o do desr.mpnho financeiro da Engesa 
(urdd,nles: ver texto) 

Indicadores 1975 
pos val 

receita 22 
par\icip. 
crC'scim. 
patr.liq. 
lucro liq. 
rentab. 
prc•dut. 
1 iquidez 
capi. tal i:;:. 
endivid. 
des.global 

Indicadores 1%0 

.JJ!b 
pos vai 
321 55 

355 
31.6 
5. 7 

10.3 

1101 

1~77 1°18 ___ 197~ 

pos vai pos vai pos vai 
37~ 54 352 71 30(; 90 

15 3.2 3. 7 
·li. o 3 23.6 30 
24.5 32 411.2 
5.1 &.3 5.4 

20.9 2 30.1 

1.06 

1902 11ª3 1984 1985 

pos vai pos val pos vai pos vai p<JS val pos vai 
receita 213 133 47& 7é 158 190 103 195 99 203 206 133 
particip. g 4. 9 8 5.2 5 7.& 3 í. '3 9 4.8 
crcsrirr.. 5 20.4 1 110. 4 27.5 lO 4. 1t . 31. 
patr.l iq. 51.3 -11 -3.& 513.8 82. 7 

0

13.9 
lucro liq. 1Q.G -38. -&.4 32.4 16.9 -50. 
rentab. . 4 20.5 I 55 4 20.5 -360 
produ\, 10 0.8 9 o. a 10 0.73 b 1.37 10 1.28 

liquidez ( ( 

capitaliz. 
endivid. 1 101 . 1 94 
des. g loba! 7 b 8 

fonte: "Maiores e Melhores" da revista EKame 

198& ~~ªL 
pos vai ~:.s vai 

238 !é"3 337 121 
9 4. 5 10 3.2 

10.7 15 
0.7 26 

10 1.12 
( 

94 1 107. 

Ccioo se pode observar, a Engesa manteve-se entre as 500 
maiores empre~as l1r~sileir~s desde 1976. Em 1975 parece ter 
apr--esentado urn:::'l t"'f?CE'Jitr3 de 22 mi.lh~es de dólar"'es. ·A julqar ... pc:l.:J, 
taxa de ct~esci~lento que ar,reser.tou entre 1975 e 197G, de 355%, 
que lhe Vé\lP•J o seg•Jnrlo l•.tgvt"" er-.tre as 500 mci\ic•res er,lp"t"'"F?sas 

bt·asileiras, é altartt~nte iMFJrovável que sua receita tPnha sido 
super·ior aos 50 rtli lh~r0s de c..1ólat"'es C\i'"t"tes daquele ano. Cor-,hecer-1do 
a história da Ertges~, a probabilidade d~ste fato dimin~ti m~is 

aindr.1.: foi r111 1']-/C, C1'.te se eft?t ív~:\t"'r"lrtl as primr::-it""'~"".'l.s '..I'PYH .. i,-:::ts 
intey·nacioni::\i::'", dM el!lfH"'C<::<a. ·É: il'"•ter"'c:.:.-;s,::\nte observar""' q•JP até 1'"-::JI!, 
inclusive, a. Er,ges_,~ foi Cl!3ssificada y·,.:) "setor-..... 11 ele autopeças. Só 
eM 1978 é que pRssou a integl~ar o de material de trAnsporte. Isto 
se deveu a~· fato dR ~• .. te, até 1976, ela se dedicav~ b~sicamente à 



pt"·oduç?to dP S'J~=:;re\~,r.,~es, 

camint1~es, inclu'";ive pe:l.f"',~ 

A Er1g0s~ al~ançnu um pica de rec:eita rim 198~, quando situou
se na pc•si<;·?h::• ':J'J, ceom i.-::03 r11i lh~E?''ó·~ de dólat"'es, e Ufcl "vale" er11 
1981, qu<3r·,dc) fi~ou n."J. posíç:'K() '•76, com 7fJ rnilh~ps ele dt~lar""'es .. 
Entr·e 1r:17!:'; r lqO'~, n Prnpt""'Psa teve sua t"'eccita mttltiplic<"ld,õ\ r.o:-)t""" IJrll 

fi"\tot ... de fJ; r.-,n1n d''\virL"":l. l.lf1l clrsf?rnpPnho .ir·tvPjÁvel.. .Já t-""?ffl 1r1n~::~, t\ 

Ert~,:}f.?Sa hctvi t:.\ .3pl'P'":-c~ntud•:• urf!,."\ .:.-\lla tc"1Xi?t de Cl·""'n5CÍrtiF"'"r .. ,to, 1 tOY.., que 
lhe valeu A t:f•.tAt""'tA c•::•I(-.•c·rcç·~o entt""'t-:lo as 500 maiores emp·r"'"esas 

bt""'C\Si leit"'<3.S .. 

Nos úl t ir•J(•t; .::\l'·,o!::;, p(·•t""'tJ,IIJ., P er.1 pctl'ticttll::n·· r,o nnc1 r.le 1':"·H17, a 
Ert~lesa 'tefll I!IOstt"'<:.uJo urnG tend(~r·cia ao decl íni~:• de sua posiç::?:o 
rQlativa no conjunto das empresas brasileiras. No ano 
correspondente ~o ''vale'' indicado, a empresa n~o figurou entre as 
20 maiores do setor material de transporte. No restante dos 
anos, sua posiç~o wédia no setot"' foi de um 2Lt5Q luga.t""'. S1.ta 
pctt"'t icipaç~o nc• ''c;e·tor 11 

apr""'P~er1ta a mesma teY"1déncia ao decl in i•::·, 
após o pico ele 1':18'•· 

A taxa de crescimento anual da empresa é bastante flutuante, 
cor11o occw·y·e tr.H,lbP.r,l CC)I"Il a rnaiot""ia dos seus indicador""es de ''saúde 
finar.ce-Ít"'a .. , )·"'cfletind•:) a insegur"'ança do rnercado exp•:•t"tador"' de? 

at'"'man1entos, n(:< qual tertl concentt"'ad() suas at ívide.des. O fato de 
que a eulpt .... P<:"":.>a •.:•pel""'c:t b.?ls i cawente .,"sob ençornf:'Y",da 11 para atendPt"' 

clientes externos, associada a ~ue as encomendas contratadas 
costurn-e·u,l ser"' atendidas pt"'ont:awer-.te, faz com que a r·~eceita varie 
grandemente de tJm ano pat'a outt'o; apesar da e><istência de tim 
''rnecanismo Pst~bilizador'' propiciado pelo aumento das compras 
efetuadas pel~s FFAA brasileiras. A observaç~o do indicador ta~a 
de cr•esciwent•:' iY1llica iJm pico er11 l'JB;~, quand.-:::1 a Enqe~;a alcançou a 
qué'\r'ta posi~F·i'1:<:"• f-?1'1t;!""'e i=IS Sf)(J· (llrli.C•l"""'PS P.rí!prP!'=">aS bt"'MSI-leiras, e IJUI 

"valP" en1 J ":-JB;,::i, q 1.1i:'\nd•:• fie.-::·'·' er,, quir~to luq;:n"' eY".tt"'e MS que wais 

contrait'am su~ receita. O mesmo indicador aponta, nos ·~lti~os 
tt'ês anosl p2t~~ uma situ~ç~·~ de signifí~ai:ív~ contr~ç~·~, jA 
percebida, P cot'r0borada pela análise dos indic~dores que o 
segut•m. 

A ~entabilidade d~ Engesa alcança um pico em 1983, quando se 
col•::oca E'lll P"~"""' i r11e i ,~!:• lug E:U""' en !: r· e a~.; 500 rt1<3. i c•t"'E'S ernpl"""'f.'?SC~-.s pt .... i vad C\ s 
br·asileít"'as., e ur11 pt"c•funcl•:• ''va"Ie 11 em 1985, qúando ocupou o 
último. O p~:·'t;Jj 1 Ji.:zeo da Engesa r·;aquPle ano foi o décir,,o-pt"'ir,leir""'o 
entt ... e as er,tpl"~P.s<.\s br'i"."l•:;i lc-i~···as (nole·-se rJl.IP- naquefc anc• a Enqcs.a 
sitou-se na posiç~o 205 por c•rder~ de receita). 

que 

Os indic3dores de liquidez 
melhor inc1icam a dificil 

e endividamento talvez 
situaç~o finar,cPira 

sejam os 
era que se 

encor·,t r·· a a E.~tnpl·"'p~-;,:,~. 

vem apreser,tando 
desde 1 '38~::, no q ur.? 
tem apreser)tado 

Dec.;d~? lgf\L~o, ano d_º__gic..~~-çlt2_!.~~~-º~~-L!;_Ê:., a er•lP"r""'PSd 
um dr~emrenho ruim era termos de liqu1de2, e 
tangE? ao pndividar,tenl.;o. A paY'til"' de 1981-t ela 
a menor liquidez do ''setor'' hl~tel~ial de 



L.rc1 f Í C~ <:o IJ 1 •Jgctr"' as rna1s 
endividatl.:-\~:-_;. pr,,p,-·es;:-,s b1"'asi )pi.r"i1S (e pt"'i.weir"'o Y"l(:-

11 SPto::.Y" 11
). Ern 13B5 

e 1386 ficc•U ertl Sf~:tl ir•1•.::• luqc:n'"' no cc•nj•Jnto, e er11 pr•inH?it"O no 
11 setot"' 11

' e Prc1 1981 PfJ1 quii--,to ~ pt""i.rneit"eo, t"'espectivamentP. Corno 
e r· a de ~õff? c:-<:"-·PCt"'<'1t"', os i nti i. cad·.··r-pG t"PCÔiil r~ i t <:-\de• o;:, pr"'en•.t• ... •c i i:lt"ar•! ""' 

det;er ... i•:q----;:..ç~-:-:-:t ch·::-, e~;t~""t-Jn f i Yh'~ncPi !""'-:' da empr'esa, que tPt"'rni nou 
desertlbot.'r'Al'•~-t.__. na ~;iLu,::\\;.·:'-1·::. P)-{1::-t"'Pf•IM-flll"-?rtl.P. difícil Prn que se encont:r·~~ 

ê:\t ua 1 rnrnt c• .. 

~~-!'-~---~(L ____ t;L~ .~>_Qr.t!.P f:~ U t~_Q ___ ~~-f.~}.!'..!f~ ~.!!.i.~_c• --- ( i ~'"Lª.r:~ç .!7_LC.Q_.51._€!_~_'Q_Çl~!\_ÇÇ!__ª:f- ª-Li~_ç~;· 1:1 

Q E• t"" t i t"' . cLs§ ___ :L!::• .. f~~iX .. J)!~~ ~~ ·:t º-~2...-d__ª---.fi.~. v i ~- ~~ >< E}!ít e ( 1>·1 a i o t"' e? e 11~ 1 h o r-=-.E?. s L 

As inP• . .:tt"'fiJ<"~t;;~~-~!3' f.H'·--•p(~·r--cion<:=td~s pel.::1 f't·laior--e~.; e Melhor---es j.ft 
fot'ahl t\ti liz3dRs para tentar ''0ecifrat''' a quest~o das 
expQt"'taç:êit?s Cid Engesa.. A tabela abaixo, constr•.tída de rnaneira 
idêntica à anterior apr~esenta os dados relativos ao desem~enho 
econômico-fir.~ncei''C' da Engexco. 

Tabela 5.3.11: Evoluç:1o do de~f?v:pet~ho fir)anceiro da Enge11co 
(uTJidades: ver texto) 

- 1979 1980 1981 1982 1993 
I nd i t.Jdon?s pos"---"e-'~a~l_.p"o~s,_~v"' ,_! _.pecc·-'-s---'v'-'o'-'l~"PD"--'o~. _;v,.,a,_,l'-.e.~.s v« 1 

2 receita n 40 351 OB n 25 12S 214 H 2ó~ 

3 par\ icip. 
-4 crescim. 
5 patr.liq. 
6 lucro liq. 
7 rentab. 
8 proM. 
9 Jiquidez 

10 rapit;liz. 
11 endivid. 
12 des.global 

121 
11.4 
!.f, 

Fonte:: "r~Q.ic,res e ~:i'dhores" da revista ExaT!1e 

738. H.! 
-17. -8.4 

2.2 -0.8 

111 106 

1984 
por; val 
92 212 

-15 
16.3 
12.4 
76.2 

1985 1985 1987 
pos v a LJ!9.?_VE_L.R2"' vª_l 
122 192 n 58 270 !lt2 

-6.3 143. 
23.1 14.7 . 
e. 1 15.4 

A Enf;lf?Xco inicia suas opnl:..•:\Ç'•'jes er11 1'378 .. r::-·r,, 13lJ(, p~=ts~;a a 

fig'Jt"'at"' ent-t~e as 500 f11aiot-"'eS · Plllpl---.?.S<"'.s classificB_cla rv:• 11 Sf:~tor" de 
comércio a·tacadista. De 1979 para 1980 a empresa· cresce 121~, o 
que lhe ~~~nf0re o oit~vo lugnr entre as 5(10 r~aiorPs en1,1resas 
brasileiras qtte ~~lt--.esentar~m m~ir·.·r crescimento. No. ano sP~llintP, 
a ernpr·esa s•:•fr~e u.rna e~centu;~.d.:\ qqeda na sua t'eceit.::~, de C(?r'ca de 
70Y.., par--;::1 r .. :. a.YH":< seguin-te v•:•lt,;u"' a ct .... escer em 7381..! i"1ais do que a 
En~~esa, a EnqeKc.::-r apr~PS€-?n-t ,:~ urcl r:-or••port arnPnto ex t:•·--er.1,3.fl1E?nt 0~ 

it"'r··egular--, ~:;pj.";:~, i"10 qut-"? to3.r1gP- à taxa de c·r"'Pscirnento da s.ua 
t-.eceita, seja q'Jandc:· combin.~\rt!•:•s ente indicadC.t" c•:•rn o de 
rentabi 1 idc3Ue e er,divid,;u,lentc... '~)t~~!:..;irn, pot'... exp:-,lplo, t"1C• ano de 
1982, qu~ndo ~ Eng~xco aprP~;0nt·o~t uma taxa de crescimento de 
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73ü;:, a 1'11a. i t:; F· lev.~.,d.-,."'\ dt-?ntl~e .?.s ;=soo mai(-:or-·es ernpY'PSt:.:\S br"a.si lF?it"'as, 
seu enrlividi'"lfll•·_:.r·,to er!::\ o ter..,ceil..,<:".:• maiol""' _e.,..,tre Ps-tL\S rnesmns 500 

ernpt"'esas (f':~ foi •:::• quinto fti,C~·ioY' no ano::• se~1uinte>. El'",tt"'E?-tnnt•:·, já 
er11 tE?t''l'ilOS tiF, 1-·pr·,t;r:,hi l-li.l.~_triP., a f:y·,~lexco situou-se erc1 qual""'to lugar"' 
entre as 50() mai~)t~Ps, em 1g04. 

F ut os C() fi I() pc; t; f?•.; j y-,c.J i c.:~lll I.Hil ele> !::;P.rilpenh •-:-• 
et"'t"'áticc•, b..:~~:;l-;,'1ni.~r? di..,..,t:ir·,tc• dA r!'l·""l.i . .-.J·"'i;õ\ 

Nc•stP cAs·:··, n~c· é> .~fH"'I'I<::t•::; •:::•' .. \ di t"'F:>t,:\l!lC''l'lte o !:"';Ptt.::•t" Pf1l quP i":l Pfti~Jt ..... PS .. 3. 
att!a o resp0ns~vPl pot"' este comnortamento. O fato de que a 
Er·,geHco é ur'l":\ er,lpt~ps,:--i cr"'incl;~ si.rtlplesrnente par··a facilitar-· as 
Pxpcn~trv;~ps c!."\ FngP~>a, dr mt:u··,eit"'M, inclusive, a tír ..... at'"' pEu-~tido de 
fil-cilida.des ot--q.;l.n-i.z,"\livrl.r:; P il ... ,~.titt.tcic•nilil2:;, per ..... wi{;p 'UI! alt.r. qr ... .,,_,_, 

·do .. rnanipuli1Ç;'t•:-.•'' cfa atividadP, e por"'tanto elo clt::Jsernpent·~•::•, da 
er.lpt-·esa, de ltl<'".lnPil~i::\ a 

acentuando a ind21 ntais 

i ntet"'esses de)<;; 

a aparéncia de aleatoriedade. 
pt ... orr i e t /-~.r"' i os, 

Seg•~tndo tr.nt sido ar,lplanH:?nte cornentado, a El"l!]Ps~-::~, c>:or11o 
também a Avit1rás, n~o se tern preocupado, ao longo dP sua 
tt ... ajetén"'ia, P.r11 m~':l.t'"tter"' urtl(":":\ b•:•C\ gpr··ê-ncia financeir.::\. Esta ser"i-a a 
pt""'incipal r-...~z';{cr d.c1 ,-::\tt.t<::\1 ~,i-tuaç~o em .,que se er,contt--am. Isto, fc·i 
c:o::onsta.tacJ•:•, pl·int-:-ip.':l.lrllf'.'l"'tfõ~, pPl•-::•s técr-,ic'o!:; d•.:• EtNDES, 
instituiç~o instada, sobreturlo nos· último peri0do, a socorrer a 
Engesa. No ca.pítt.tlo b set"""'~•=• ar,alisad•:•s os fatot"'es estrtJtUt"r:"":\is 

que devem Sf?t"' l E>vad(":IS e111 c•:•n l; a pat--a ava 1 i .::\t" as pct ... spect i v aS de 
desenvolvimento futuro da IAB. Lá procuraremos mostrar como a 
situaç~o aludida r~~o pode ser interpr~tada como algo mPramer,te 
conjuntural, ou sirnplrsrnPnt~ como resultado da n~o-observ~ncia de 
sddias pt--áticas financ::rit-'<;l.•:-;.. Nesta seç~o cabP í·y·,Qicar alquna 
outt"'os que, mais notórios no caso da Engesa, atuam 

A Engesa tem baGrArl0 sua pstrAt?gia· ele vrnrfas n•.ITnil 

excepcional c~p.}cidade de antecipaç~o ciR dPm~nda do mercado 
externo. Esta, fJ0r sua vez, repousa na cr--iaç~o de l\M~ capacid2do 
tecnoló~ica ern V~l"'ia~ ál~eos de ~lt8 sofisticaç~o e de 'Jrn continu0 
desenvolvimento de novos- projetos. Este p~ocerlimento é 
sabidamente cat"'o, e somer~te porle viabilizar-se economicamente na 
medida eM que exista a possibilidade de colocar seus produtos no 
mercado·externo; !Jflta vpz qtJe pelRs raz~es indicadas n~o existe 
uma demanda intot~l1a comp~livel. O vit"'tual esgotar~Pr)to da Mel"~cado 
intet~naciol1al dos carros de co~1bate produzidos pel~ Engesa foi 
COl"'t'"'etamen-tQ é'l.l"itccipt=H:k:., e deSt:?Y'ICBdP.OI.t Ufll r"-?"t'..,Íüd•:• de definiç~o e 
pt'"'epat..,a';;~O pê\t ..... a c• que ser--ia o novo '1 cart"'.:O chefe'' das vend.~s da 
efllpr"esa .. Descle 1'JD2 ,~ Enge_s·a veut-se dPdicar-.do ao deseryvolvimento 
do Osório, ehl fuQç~o iY•Clusive do interesse dPmonstrado n~las 
FFAA bt'"'asileit·as, e desde 1383 esta se pr--eparando~ atrav~s da 
incorporaç~o de nov~s empt"'Psas ao grupo e da an1pliaç~o de sua· 
cap~cidade de projeto ~ produç~o, para sua f2bricaç~o. PAr~ 
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t.:\ntc•, a. Pfllpl~rr::,n trve q•.•!":' ft1;~c1·... q~::~.•:;tc•!::; ::;ub~;l;<::lt··,l:'iCl..is, rnuí tas 

vezes fi nane i ad·~~·s r•Jediar,·tr:• F?!•IPt''é~::t iu1os. 

A EnqE:osa P•"'\T-'P~":'P tPt"' n.pf"-)L-:-,t:adr:-':1 Prn d•.tas said,::\s, obviamertte n~o 
f:?HCll.ldPrtt(Cls., pt:'t"r"'<4 '"' cr~-ise q11P, c·-:•r•l•:-:• iY1dir:0rt1o:::o~-;,_ E?t"<1 cl.::tY'.::'1.rnt?.Ytt;e 
pt"'PYHtnciada. A pr··j_rnF•ir''""' f:>l ... a a r.l.~\nUtPn!_.~·~·-=• da tPnrlf:!ncia Pxpa.nsiva 
do rt1Pt"'c.3df:o de di""'IIIE~rJH?I''t:(::oe_:; do Tet'"'CF:>it""'() i"'lqncJo, e prn especia.l dos 

pc"1:ÍSPS áf',:'\bf?cc;., c;pus pt"'inc]p.""'i.e;. CC•UJr)l·";-)d•-:-•t"'PS .. ~il?t"'ii"\ :ingf~f'ti_I!J ~Pn~>ilt-. 

qqe a EY•~Jes.:-:t n?t.····, r!·lc;pt.l'";pc;:·;r:-;p ele infc•t"'rtl~"Jç~es ~_::;(-:.br .. e a t"'E:~vnr"'~:~-'1.:< cJp 

tr:?ndc)ncia, D\pont;.:,rlt::\ .j_.1 1·1<:1. alnunr,; an.-..)s pE"!las fontes _q,Je 
tradicionalmentr acompanham 
c.:·r·,jPctur·at .... q•.tr.~--., '''~'-?c;nJt:r qttP. a 
tanques Osót--io r'PJ,C\ (h--bbi.::'l 

difícil q'Je a En~lf:>O::sa pttciesse 
ao "pr--ojeto fJ(:"""~~ôt ... io" .. 

A outr"'~' saída, de 

o setot""'. Sua consi(Jet'~Ç~o perntitiria 
en~omend~ milionárin d~ ce~~~en~s de 
Saltdita viesse a •;e efetivat"', sPria 

se custos associados 

e qosto do 
empt"'c::;at"'Í.::'l.do ht"'r::-:\'";i leiy·o, 
a fa.bt"'ice.ç~o::· de algum 

po:::>dPJ·--ia., PVPnttJalfltente, sequer-- envo::.l ... ;er"' 

OC(:-<l"'t"' i do f:'?' til ço~_,t; v· a~~. 

( funciUIIH::::nt .::\ li1IL:'Y1l: P C• 1"õ; 

aut Or·,oma 

pt"'()dt..tto .. ()~JostaV.::\-Se q'-~P.-, CCtWO .j.~ hav.Ía 
C•P·~:·l·"'t'.tni<1·1dP~, fl'Je os lnter""e::>s."?t.d•:•s 

fltilil~t"'PS) na. manutenç~o d~ uma capacicladP 
de r•--od~,ç~o de armamentos, que passava 
fr)rtalecim~nto d~ InB, n~o deixat"'iam qu~ a nPCf?"'_:;sar"' i .::~.r•IPY·,·l~ r~ pe l •:1 

situ,"'"\r;N•:• fint\l'IC"'i,it··,~ dt-\ Pfrlpr•rs,""} t:;,::-_? .,Hr]l"'r\':1,'\SSP~ r:nt;r"'r:.>t<"'lnt•.:.•, fV•i'"' 

)"'i:\~:~~·~:; qllf' (
0
~ iltlrHo<·;ro;Í.\/I'f r~t·f•c:-iro!\1', Jtli"\'':> fi1.1F' flf"-~VPr!/ l='><:.;l_;.:\l'' llCJ,";!!,,_r:, .~1 

difícil situE:\r;·~u rc•:•ntirnjc,"":'\ f-! finê\Y•celt"'a do con.junt··-::· d•:• P,::..-is, 1st·o 
n~o ocorreu.· Otli:r--as c~~s~s podem ser eloc•Jbr~das. é sir·,torDjtica a 
negativa do BNPES Pr11 pr--op•::-•J"cioy.,;;n"' os favor--es pr~-etendidos pela 
empresa. Ela t~lvez poss~ ser intet"'pr0tada como •AM refl~xo de um 
avanço no gr--au de consci~~.cia cios tPcno-bur0cr2tas brasjlei~os em 
relaç~o a. q•JPst~o da conver.i@ncia/prio~idade da procluç~o de 
at"'fl1~'1r,1entc•s ·nc:r P,:"l:i.!':-~ tt::: Vf-.:?t"'clad~, pOY' o~..ttro:• 1.:-:tdo., que a Enqesa f•:•i 
a I v o de n•JhlF~t"OS•.:.•s~ e pot"' VP.7:es esc anda l os•:::•s., f MV·ore-s pot""' par""' te 
dos r--esponsáveis pela IAB, uma situaç~o-que poderá n~o se repetir 
y,·o fut Ut"'ü. 

~-~!-· ___ B.nA.Li =· ~--~:~ç~~x:!l1~~!J_<;.~ __ Q.s;• ___ 2.e g_mer, to 
..\_!::;_r@_r-aer::l.. ' 

E~ta seç~0 ab0~--d~.um dos segmPnt0s mais iroportarites da [08, 
a inciústria a~t'OY1áuticA br~sileira., concentrando-se na avaliaç~o 
do ~:;cu drseu!pPnflo Pt'o::•nétr,tir:oM t.Jr,t.-1. dtJ..:; Pt"'ifllPÍ\""''FiS pr~nvide·ncias p.;)·r-·a 

avul it1.t ... as ir•Jp"l ir:.'aç:5f"''5=: do sr->•.1 f'~\rtCÍ.()nrJr:lento (qtJP, 'sE.trll prejuízo dr? 
entPr1d ir.lent·c•, p'-::•rle Sf-:?t"'" ass i f!l i l ad·:• Flpena~õ; a•:• da sua ernpr~es.3 

terrnin,:\l·--nlont.?'-dor""'a, "' Er,lbt"'net·), é c:onhPrPl" com 'lhl qr<:\IJ minimo ele 
det~lt1e as car~r'tnt~isticns rJt~ SIJ3 produ~~o. 

Contt'rlt"' i ;~~_htPI'tl:P ,':l.s •-::<•.tt·r-·al:; empt"'f?St;"\S TJI.I.P py·od•.\7t:"::C'rJ1 ~:H"rtF'<.rnent.:os, 

a Engesa e a nvibr~ás, a Embraer cc~stuma divu.lgar o valor de sua 
t""'eceita €? das P)<p•)t-t;r<çP:\er,;; que ·r~-ealí-;:a. Os dr1d·~·<;. t"'Ppc•-r~t;o?cl•:•rc:; pp},q 



cnCEX, co incid!:?fll c.:-·m estrH~-) (tltiHIO'~, C) que é IJnl sint•:•ma df~ que 
aqueles pc•dr:~rn c~pr-- usntk•s COIIl- fidc•digl',idadP P•":'i.Y'"2. a ard'llise dE-ts 
outr~s empr~es~s citadas. Cnnsequpn·t0n1enle, nerthum gra1~de esforço 
de ''gat"'impagew'' ctlP~Jç:•u a Sf-?t" r-.ecessár ... jo r.o caso da Enqesa e da 
nvibJ"{\s pat'"'a d('~Lc'J'Iftin;_n· o~ './alc·l-"3 (L-:~ pr--e--:.dttç;"((:.. Devid·:-• a isso:-, a 
ar·,;,\ I i se do:t dF:'e"c,mpr.'\',/\o f:!- das in1pl icaç(:ips de\ . Er.gPsd pat"a o 
corllét"cio e><ter--ior" fY:•det"ia set-"' iniciada irnetiia'tar.lente. 

Pt"efet""ir·,to!:-:;, r•'=' ent<:\J'•to, pt•efr.f•irn,.. __ _:.s api--er.;t.,r,t;at• F.!ss.-~ i\r"~l ic:=:,t-? 
mais adiante, •_tflla Vt::'Z q•.te y-,o c.'3~:;o da Embr"ar.?t-., exis-tr--~rn <-::t.lçjur•l,~s 

i nfc_•t-.m.::~ç:-'Jt?.-5 E•sr;;;r:-•r.ci M i. s pnt--ct e r. t: Pnder'"' a sua maY'If? i r'"' a de opet"8.t ... , CJ'Jí? 
clever,l ser"" cont1ec:idas CO!tl antP.t"ietridade. Dada à par"'t ici paç~o 
cc.rnp<3t ... MtivamentP ffll.1ito ~lt"'.?\ndP. cf.:::o-:.; pt~<:::.dut•:•s de tHtlpt~egc• civil no 
valor de sua prc•duç~o, e o fato de que a empresa fat1rica dois 
t ipc•s de pl"'eod•.l-t<::•~:.; 1Je1,1 di FPY'PYtciados q'~lanto à sua sofist ÍCiõ:~.Ç~c· 
tecnológica, é necessário verificar antes a c0mposiç~o da sua 
pt ... Codl.tÇ~Q l"1CO quP se t"'efor--e ao empr--ego (rnilita.t'"',. civil), tipc; 
<tecnologicanJent~ sofistic~dc•s o•J n~o>. e destino (exportaç~o, 

met~c~do interno) de cada um d·~s seus produtos. 

De um raodo p~r·ticular~ dada nossa intenç~o de fazer uma 
análise global da InD, é necessário que se identifique a p0odtJÇ~o 

civil e milit0r da empre~a. Só desta maneira será po~;sivel 
agt~egat" as infor~m~ç~eS refRt-.~~lte~ às três PMpt-.C~BS r~ra ~retuar ~ 

ar •• "\ I i!;H'? c·.~·njul'•-tt.\, ilJH'P'">PI'II·dfJ;,"- t"tH ~:>r~y;"(•:· !"-) .. C. Cor,~>r:>qtu·•t,tf'·~rnr_•y-~t.r:•, ·'l 

parte inicial clp~;ta sPç~o s~rá de<Jicada à gPr~aç~·~ ~as ir,formQç~es 

a r~espeito das cat~acteristi.cas da pt~od•~ç~o que considerar~os 
importantas para correta a1r1álise dessa .empt"PS~-segmPnto. t~~O 

incluiremos entretar)to nesta seç~o o procedimento e os rest1ltados 
decor""t"el .. ,tes da separ·aç~o ti•::• ~0111p•:•r.eY.te mi 1 i tar" do c i vi 1 da 
pt-.oduç-2(o dt3 Erilhr ... aer--. Isto só será feito no ir-,ici•.:• da ser;?io 5. G, 
dedicada à.análise conjunta da InB ou seja do componente 
espr:~cificarnentí? wil itar~ das efJlpre·sas produtoras de armarner,tos. 

Como se ver~á, ao contrário do c~so da Enges~.e da Avib~ás, 
que n~o epreser.ta~J essas r~~rti,~ularidades, a ar.álise d~ Ernbr2Pr· 
nos levou a uM traba·lho bas~ante grande de ''r~constr•.•ç~o'' d8 
realidade econômica da empresa, a partir dos seus dados d~ 
produç~o fisica. () detal~e com que ele é apresentado aqui tem por 
objetivo. per~1itir que o proc~~jmento ut·ilizado possa ser avaliado 
_quar.to a sua correç~o e, ev?ntualmente, contestado~ 0 • 

5. 4. l.'!~2.fll[JOSiç·21q__...ê ____ çfc?'ti,r)_q ·-º-ª-J2.!"C!f:i!::~.Çdo física ç.Jr1· ErnbraP-t"' <t.Jpc•sL 
Yl:.'JJ~:';:' s • _!!.1§? t .. ç __ _,~:t.c!f!..~~-·--~-~DH.~.J· ... "~.r-1.'-::~J-

Ur11 a p t"" i Ulf~ i t" a " p i s t a " 
necessitamos é dada pela 

para chegar-se às ·inFormaç~es q11e 
empresa, ~o diV'Jlgar o número e as 

1° Cabe, assjn~lar no entanto que boa parte das consiciPraç~es 
feitas nessa ~0ç~o já foi submetill~·a empresa, sem que tenha 
havi1Jo retifica~~o A~ M~~~~IAS. 
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eç:;pr:.:ocific€:\Çê'P<:'> ci(:<C::> ,"?\vi6Ps q•_tP. pt'O('Juz €-? P}-:p•:•r··t.::\ ."::\nualrtJPntF~. I-.:,to 
se df~ve, pt-~()Vi.\Vc>lltlentr.:~ a •.trtla tt""'ipla oco'..-'l--{>:.nciao: o fatc• de ser.,. ur;la 

erapr .... esa estatJ?tl, de fH'c•duzir-- uma gr,7Çl·nde quantidade de avi;jes 
civis e, ti"\lvc;~ rtli·~is "i.rtlfV·r-·t.:-\y·,te, .-""1•::• fr.\tf) dP SPt"' r.(:tno:;idpr-·ad~- ~(-?los 

seus respOYlsóv~is como tlrtt êxito qu~ n1erece ser divulgado. Existe, 
entr-etanto, 'JOI~ cert~ r"'nserva da ~mprPsa em informat' d~d·~s 
dPsn:gt..,R~laclc·!·:; ~ t"'E~t:-:pr;~i te• dp se•.t dP.GPrnppr,hf-:•, Pfl1 par ... t iC'Itl .-::\t"" os 
t'"'efr·?t"'entes i'\OS avi~r~·;; c.le rJmpr·eqo fttilil<lt··~ No cn-:~.c.· d(:····:. 

Bar-,c1c:>ir--~nt:-to:~., P'---'~-·· E1 Ht?ltlplo, a~; irtf·~--:•l"'fii•:-:\Ç~e<:; CC.•I'tSI--?[_JI.t:i.d.::ts c.la ernpr~c•sii. 

acer~ca das vendas e><ternas das vers~es militares, ~ontradizer~ as 
divulgadas pela in1prensa e por ót~g~o como o SIPRI. ~ tambén1 digno 
de nota o ~~to de quR a empresa siga considerando oficialmente, 
talvez pol"-- in!'-;.l:t''IJf~'~O de• It~7.\ft1<3t"'~-:1ty, o TucctYtC•, ur.ti':\ aert:•Y"Ir3.V~ Cê'lf1.-~Z 

de transpot"'tar sob RS ~sAs mais de 10(10 kg de armamento e de 
realizar mis~~Rs de ata~ue ao solo, n~o como u~a arma mas como um 
simples avi~o de treinamen·to. 

A tentativa de obter informaç~es que fossem aléM das 
apt~esentadas no ReJatório aos Rcionistas e nos meios de 
div•_tlgaç~o da Ernbr"'t:1er-·, constituiu-se nuro pt--ocesso de idas e 
vindas, em que, a cad~ passo a empt~esa, revelava dados que, de 
cPr'"ta fot-w~::\ cç.nt1""'arli~iam a iwagPr•l qt_te ot"'dina-r--iawente é divulg;:Hia .. 
Neste ~rocesso, nunca ocorreu um~ ne~~tiva da empr--~sa em fornecer 
uwa deter""'nlin~"'"ld~ :i r·,fot"'mnç;l:(c... Si!:'",tem~t icarnente, entrf?t·ar1to, as 
mais ilnp•:-•t---t'ál'.)tf.::'S infot'rtl,::\~'êif?s sol i c i tadt::\'3 dei x,:\raw d'? ser 

fornecidas. ~ o caso, entre outros, do v~lor da produç~o e 
expor ... taç~o milita~ .. , e da ihlp•::ot""tação l"'"'elativa à pr""oduçâ:o wilitar--. 
O fato de que n~o basta, para.·a análise que julgamo~ pertirtente, 
contar com os dad0s agregarias proporcionados pela empresa e pela 
CACEX, C•bt ..... i !JOI.!-~nc•S a ru:::lot"'COt"•t··el'"""' o intrincado caminho de suposiç~es 
e aproximaç~es que relatamos aqu1. 

F6i princlp~lmente a pArtir das informaç~es proporcionadas 
pela Ernbr--aer--, ao lc•ngc- desse pt""'OCe':;so, e de hipóteses. formtJladas 
por nós que acAbaMos montanclo a base de· dados ·em que se ~poia 
esta sc·ç~o.. () tr1bPl.::~ rJUP SP9 11'"? decor-r---e, sirt!plesrtlr::.r-,te, cln urn 
t"'Pf_,t ..... t'i"l'·,jo <J ... ":\'3 ·i nf(H"'fllr~~·~··':lr:.·~; quP rros f.-:<t"'i'Hfl pr'C::•f.lÇ)rcion.:-"'d;"\~; pr.l ;='\ 

er,lpr-esa. Cc•r,•o vet"'ef•lO:)s., n1e~;r11et cst~s pP\·"'mi.ter'l ccintes-taY'" alg•Jma-.s das 
afirmaç~es divulgadas pela empresa a respeito do destino de sua 
pt""'od uç:3o. 
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Tabela 5.4.1: NúmE'ro de avi~PS prc·duzidos pela E::~braer 

'-T,_,i 'e;l0ceS_e=...;eccm•~Pr"e'"'q"'o"'s'-....o1"-'97II. 19 75 1977 mn 
Band.cívil 12 8 10 15 
Band. mil. 13 27 11 25 
Bard.total 25 35 21 40 
Bras i lia civil 

1973 t9no nnt 
44 47 58 
9 

53 
13 
60 

10 
68 

l':JB2 
35 
3 

38 

1983 1334 1985 198G 1987 
18 16 I 6 6 

18 
14 
30 

o 
1 
6 

6 
!9 

6 
33 

1~89 tc•tal 
2 308 
6 !54 
8 41;2 

45 103 
FrJsilia Mil. O 2 2 lt 
Drasilia total 6 1~ 35 47 107 
Xingu civil 2 6 19 15 10 2 2 1 2 5'3 
Xingu mil. 2 2 14 23 5 46 
Xingu total 4 8 18 15 24 25 6 2 2 O 105 
Tucano 12 41 68 8~ 127 26 353 
yva,,_._nt"'ec_ ____ 2.?_ 24 1.,_4 _ _>:1.c_7 _ _,2:'-1 __ !~5c_-!'6,__~12;__ __ _,3,__,.-_________ ;.e13C!4 
sub~Total TS 47 53 67 38 65 76 84 95 62 58 77 77 115 li!) 81 117! 
l.Piper civil 77 322 270 182 323 297 114 116 56 79 94 76 54 50 2110 
l.Píper mil. 12 9 12 2 35 
Jpanerna civil 48 81 72 59 35 45 37 17 27 20 18 30 · 30 35 14 ~~ 

. !lli'nema mi 1 2 3 
sub-T0tal TNS 48 158 396 342 217 368 343 143 !43 76 '33 124 I<Jó 83 Er4 271~ 

TOTnl. GERrt. 95 217 463 380 282 444 427 239 205 134 17& 201 221 259 145 2f87 

fonte: Ernbraer 
nota: as-tabelas seguintes deste item pt·m·e" da mesma for.te e d~ P5timrllivas do autor 

Como ir-,díca seu titulo, a tabela apt'"ec;et,ta c• r,(tr,ler:--o de 
avi~es pr~duziclos ou vendidos, o q1Je, rta realidade, n~o autoriza 
o tipo de empreqo dado pela empt~esa aos seus dados. Isto é, o 
procedimento de adicionar distintos tipos d~ avi~es como se 
fossern ''unidades hortlOQ {~r.eas ''. Nar-.t C? mos o procedimento, 
entretanto, püt' du<:\S .--a::.êiPs. A pr-·imeir"'a porque é a par""t ir cfel.3 
que i·,..·emos c.::onst·,.-·uindo::o, passo:.• a pas5··=·, ''a ír.1ager,1 da empr·E?Sa 11 de 
maneira a chegar a efetuar a análise que desej~mos. E seqtJndo, 
porque este pt·oc~sso, à semelt1ança dos qlJe utilizamos no ca~o da 
Engesa, é ura e>~nmplo de procedimento a seguir para esturi~r o 
setot~ de pro~uç~o d~ armamentos. De qualquer Forma, apes~r de 
suas ~eFiciôncias, ela nos dá •Jma idéia preliminar d~s 

quantidades ven~idas, por tipo e emprego, ao longo do periodo 
197 L>-88. 

Os avi~es foram classi~icados por nós em d6is grupos, de 
maneira a explicilat· as reais cat'acteristicas da_produç~0 e da 
empresa. O pt'inleiro, que denon1inamos de ''tecnologia sofisticada'' 
<TS>, é formado pelos tipos de avi~es que, n~o somente apresentan1 
uma tecnologia ntais c0mplex3, como implicaram nurn esforço maior 
do que os de• o.:tnt i""'O::-:. nt·•qpo_, er11 ·tP.rWt::•S de P&D, 011 ele absc•r·ç~o de 
tecnologia. U O'_tt;l···:• gt"'Upo, quf'.:! dr~nor,lir·,;.u,lo~,; de 11 tecnolr:..•gia rt0f;.:~ 

sofisticada" <TNSi irtcluí a.vi~es qt1e, embüra sejaw py·ociu:;:id.:.s 
mediante licença -os da liY"tha Pipet""' n~o irnplic .. "m num esf•:•t""'ç . .:·:· 
significativo er11 i:r?"t"'fi1Cts de f)&D e d~ tec!'"tr::tlogia, sej.::\ qtJi."""l.l i t.:-.<t i v•::, 
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ou quantitativo~ Só a titulo de e><crnplo, vale rRcordar que a 
pr'odi.IÇ~O r~c·s a v i ::tPs da. li nhM Pi pel'·' ( q•.1e y·epre~Pnt a 55~<. do total 
de avi~es fabricados pP.La empresa) é realiiada fora do complexo 
de S~o José dos Camr0s, a partir de ''kits'' importados, com um 
envolvimento d~ nNo mais que 5~ do pessoal da Erobr~er, e por uma 
empt""'esa que, a j•.tlg.3t"' pelo f .. ~t·:• de tet"' sido s·et"' c,.·:olc•cada <sem 
sucesso) à VP.l~,dn, ·n~o r<:n"'"ece ter gt'""ande imrK•t"'t.'àr1Cia pat"'a a 
eopel·""'.r\Ç·~o t:l.-:-:\ Lr11b1·<\PI · .. 

A tabela arrPSRYitada a seguir indica a participaç~o do grupo 
TS no total de avi~es vendidos pela empresa. 

Tabela 5.4.2: Participacao do grupo TS no total (~) {roúmero de aviOes) 

1974 1975 197b 1977 1978 
Total TS!TOTnl GERAL 49.5 27.2 14.5 10.0 23.0 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1385 l':iB& 1987 1380 
17.1 19.7 39.9 30.2 43.3 43.8 38.3 52.0 65.6 55.9 

Como se v~, tem sido crescer,te, nos últimos anos, a 
pr""'opot""'Çâ:c• dos avi~E~s do gi""Upo:o TS, discrepando ·b,::..staY.te da média 
do periodo analisado (30%). A consider~ç~o destPs v~lores, em 
eSfJecial o médio, conduziria a um juizo a respeito do nivel de 
sofi st fcaç~c· tecnol óg i c.":\ da p.t"'oduç~o da. empresa, n2to só 
stn"'pt"'eenden·t P, ci.:•mct cont 1·"'.-""'l.rl i l fit' i a em rP 1 ~1ç~·:·.- i~S dPclat"'ar,~Ps dos 
pr't~pl·""i(":JS t ... e~;pon";.::\vei~::; pf:-:olc:1. l()t•D. J:.t:: in~tPre~;:;r:',nr·d;E:' ':'olar pOt''éln q'P'?, 

ela é a ónica po~sivel a partir dos dados~ fornecidos pela 
empt"'esa. 

A tabela· seg1.1:inte indic2'\ a composjç~o da pr-oduç~o da ernpr--esa 
pot"' ertlpt"'ego (milítal"' e civil) .. 

Tabela '5,4.3: Co,posiç~o militar' civi I (nUmero de avibes) 
TiQ25 1974 1975 1975 1977 1978 1379 nro 19.91 1'382 1983 1384 J9q5 !385 1997 J9q8 total 

Aviões civis 60 165 424 3.33 234 418 393 204 lBB % 114 F' "J 132 130 111 31ii8 

Avitles flli 1 35 51 39 41 48 2& 28 34 17 38 62 68 89 129 34 739 
TOTAL 95 217 463 380 282 4'•4 427 238 205 134 176 ?OI 221 253 145 3887 

,: civil 63.2 76.5 91.& 89.2 83.0 94. 1 93; 4 85. 7 91.7 71.& 64. B 66.2 59. 7 5(1.2 76.& 81.1) 

,: Militar 36.8 23.5 8.4 10.8 17. o 5. 9 6.& 14.3 8.3 28.'1 35.2 33.8 40.3 49.8 23.4 19.0 

' 
Esta últiwa 

inequivoca para o 
a Embraer prodl1ziu 

tabela 'mostra uma orientaç~o aparentemente 
mercado civil, uma vez que 81~ dos avi~es que 
du0ante o periodo foram ele emprego civil. Como. 

se ve\~á poster~iol~h!Cnte, es~as e outras mei~s-verdades cor,tidas 
nas informaç~es proporcionada~ pela empresa ~~ .nas próprias 
declaraç~es de seus porta-vozes levam .a uma falsa avaliaç~o a 
respeito das suas verdadeirAs caracteristicas. 

n tabnla ~;e~lUint;e, ""lil'lcla que pade~F?Y"!dO da riiE'!Srlli\ deficiêf'·1cia 
de estar re~erida ao número de avi~es, .e n~o aos seus valores, 
pern1ite visuali~a~ ltr11a caracteristica impoYt~nte da empresa: a de 
que os avi~es de entprego militar tém uma elevada particip~ç~o no 



gr-'tJpo TS rnédia) .. Em 
núrtlE.•t~er, quar,cJo cc•t!'tptlr"'adc•s ;:!!c• 

O'J·t t"as 

tot,::\1. da. 

ralavr·•.:1s, f?fllb(-)j·~a E?ftl 

produç~o da empresa 
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pequono 
(1'3~~), 

eles impl icarn n'.lfll rsfl"·;.r ... ço:-) d~ pt"'r":-•dttç?t•-:• (e consequPrtternertte de P&D, 
etc) que un1a ~~·~~li~P iltlediAl~ d~s inforfl1aç~es proporcion0das pela 
ernpy··esa n~c· evidenciar--i;;;, .. 

Tabela 5.4.4: Particip'ç~o dos avibes militares roo total TS (número de avibesl 

1974 117:; n:G 1377 13<B nn t~no 1~a1 1102 1903 1984 IYos 1386 1987 19'li3 
Av.mil./Mal TS 74.5~ 85.4~ 50.2~107.9% 73.8~ 34.2%33.3% 35.8~ 27.4'1. 65.5% 80.5'1. 88.3'1. 77.4'1. 75.'J'.' 42.0'1. 

n tabelo':'\ t:tba i ><C•, p•:•t.., 51 .. \ a VP.2, ap~"'esent a as qu.::~nt idadp•.:.:; de 
avi·~c!S produzi<:lo:: .. '?·> l':l f:.'><po,··t,"Jdo~-> pela er,lpresa (e a relaç~c· entre 
estas) por tipo. ~lerece destaque o fato de que, emtJora cr~scente_ 
(em funç~o da ent t""ada E?hl pY·oduç~o do Tucano e do Br-as i 1 i a), a 
participaç~o das exportaç~es no tot~l de avi~es vendidos é dP 
apenas 17,2/'-. no pet"Í•:,do (570 avi:::Ses, incluindo os '1 kits'' elo 
Tucano, num total de 3887 VPn(iidos). Este dado médio, entretant-o, 
tende a obscut~~r~er nituaç~~s como a do Brasilia, cuja produç~o 
tem-se destinado quase que exclusivamente para o e>(terior. 
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Llli>s de Avi ~o 
Barod. total 
Band exp. 

!974 1175 
25 35 

m,_& _,_,1 ~"-1,_1 _.131!' 
53 21 40 

1373 190•) 1'3_91 
53 60 68 

1'1B2 
38 
30 

1393 1384 1985 
18 30 I 

1~86 

6 
5 

1~il7 

6 8 
tc,t 3 i 

4G2 
235 

::.v. 9 
3 5 19 44 48 53 17 12 

Band exp/\otal (%) 
5 

0.0 14.3 5. 7 23.8 47.5 03.0 80.0 77.9 78.9 94.4 40.0 100.0 83.3 o. o 0.0 

Brasília total 
[lrasilla exp. 
Brasília exp/total (J() 

Xingu total 
Xingu exp. 
Xingu exp/\otal (~) 

Tucano 
- Tucano exp 

Tucaneo exp/total (~) 

Xavante 
Xavante exp 

Total TS 
Total TS exp. 

L.Piper total 

22 

47 
o 

o 

Ipanema total 48 
lpanema exp. 10 
lpanema exp/total (~)20. 8 

Tot,,l lNS 48 

Total TNS e' W 
TOTAL GE.RAL 95 
TOTAL OM Exportaç~cs IQ 

24 
3 

59 
8 

H 
G 

67 
9 

17 
3 

38 
8 

4 8 
I 

o.o 12.5 

21 
3 

&5 
22 

15 
6 

76 
so 

18 15 24 25 6 
3 4 13 23 6 

16.7 26.7 54.2 92.0 100.0 

6 
1 

84 
49 

12 
6 

12 41 
8 

0.0 19.5 

3 
o 

58 
17 

o 

77 
20 

_6 19 35 47 l!JI 

6 19 33 42 100 
100.0 100.0 94.3 83.4. '33.5 

2 

o. o 

68 
15 

22.1 

o 

2 o 

o. o o. o 

89 127 2& 
69 127 21'. 

77.5 J(l(I,O JOfJ.O 

o 

105 
50 

47.6 

353 
245 

67.5 

134 
27 

i7 115 17(1 (H -1111 

22 93 160 6il 6<J1 

77 322 282 182 323 306 126 116 ~ 81 94 ~ 2145 

81 74 GQ 35 45 
1 I 1 

0.0 0.0 1.7 2.9 2.2 

217 4ó3 
8 9 

342 ?11 3(,8 
I 

380 282 444 
9 23 51 

37 17 27 20 18 30 30 35 

0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

J43 . 143 

427 238 
43 59 

143 16 

205 134 
35 . 17 

17ó 201 
20 22 

106 

221 
93 

83 

160 

14 

o. o 

ó4 

1 'c 
'~ 

571 
13 

2.3 

d16 
13 

3837 
f,?(J 

TOTPL EXP/TOTAL 
GERAL (~) 

10.5 3.7 1.9 2.4 .8.2 11.7 12.2 26.5 23.4 29.9 14.8 10.9 42.! 61.6 46.9 17.2 
' 

Procedendo de maneira 
calcular a pa~ticipaç•o das 

análoga à tab~la ante~ior, 

exportaç~e5 dos grupos TS 
p.:.rJert10S 

e TNS no· 

total de pr0duç~o dPstes 
·tabela abaixç•; vemc•s q1Je 

grupos, e n0s Pxportaç~~s totais. Pel2 
elas· s~o, em médi~, ·de ~2 e 98~ 

apt"'oxirnadMr,lentP, p0't"a •:1 gy·upo TS e de O, 5 P. 2~1., pat""a •:• TNS, 
re!::.pect ivawe,,...,t;e. Estes valores indicarn, mais ur~1a vez, a 
i~lpot"tância do gy·upo TS para o desempe~ho da empresa, em especial 
no que concet·nc ao seu des~mpent·1o ''expot·tador'', tido como um dos 
seus P""'i1"•Ci f-'•õ'.i-::; . ponto::•s posi't ivC~s.. IYk;st:ra, pc•l'"' •:•t~t·r"'o la.d.:.,. a 
conveniéncia do· tr8tamento que esta~10s danclo às ••ir1formaç~~s 

bl'tttas" pt'"'Op(:•i"'C'Í•:on,:;:~.d;:;~.s pP1M eutpt"'e".;a .. 



338 

Tabela 5.4.&: Participaç~o dos grupo TS e TNS nas exportaçbes (numero de avitlesl 

Re laçtl12s Percent. 1:174 l'J75 1176 1'377 ma 1379 l'9W' 1331 1'3ll2 1983 1984 1985 !986 1937 19•8 total 
TS expltotal TS o. o 13.6 13.4 21.1 33. B 55.8 50.3 62.1 56.5 23.3 26.0 28.6 80.5 94. 1 84.0 51.8 
lS exp/TOTAL EXP o. o 100.0 100.0 83.9 95.7 90.0 100.0 100.0 !(10.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10{1, o 37.9 

TNS expitdal NTS 20.8 0.0 o. o o. 3 0.5 0.3 0.0 o. o 0.0 o. o o. o 1}, o o. o o. o o. o 0.5 
TNS exp/TOTAL EXP 100. O 0.0 0.0 1 1. 1 4.3 2.0 0.0 0.0 o. o o. o o. o 0.0 o. o .o. o 0.0 2.1 

A an<~lise r"f:•l,::\tiv,3 ~s cat"i::\CtPt··í.r,:;l.;ic.~-\5 da· prnpr·esa, que podf.? 

ser deduzida 1ios 1J~dos pnt· ela fornecidos ao longo cJe v~t"'i{)S 

contatos er11 q!Je s•::•l icit<J.fll(':OS as infot·waç~es acerca dos y_"1]._9res de. 
pt"'oduç~o, exp•:'r-'taç·~o (p•:•t"' ertlpY'egc• militar e civil) e das 
imrJortaç~es cot~rPspnndPntRs a estes· dois tipó de ernprego 

possivel, esgot;:"~-·se n.-::\s apr"'E'~ciaç~es acima. De mar1eir"'a a 
sintetizá-las apt~esentamos ur~ quadro resumo referente ao conjunto 
do pet""íodo 197't··-88. 

Tabela 5. 4. 7: Dt>stino da ProdiJÇ~O (rlHilet'O de avibes} 
1'174-88 

vpncf;Ír; intrrn;1<:; vr-ndil; P~<trrn.1'; vPnrl;'\o; tot.:1i.;· vPml'.ls total s 
TiJ!2S de Avi~~jJ_. __ ç__b:_i_l_nlL ____ ç_i_yj_t_ ~~til. __ r;.i_vi l ir)t. __ e~l~ 
Bandeirante · 140 87 14 221 154 308 22/- 235 
Brasília 1 6 3 '17 4 103 7· 100 
Xingu 3 52 43 7 45 53 55 50 
Tucano !18 o 245 o 363 o 118 245 
X avante 107 o 27 o 134 o 107 27 
sub-Total· TS 363 145 

.,, 
,),), 325 701 47!) 5fA óQ7 

L. Piper 35 2110 o o 35 2110 2145 o 
lQcmema 3 <« o 13 7 558 558 13 JJJ o 

sub-Total TNS 38 2bf,5 O 13 38 2678 2703 13 -----·---·-------.. 

TOTAl GERAL 407 2810 332 338 733 3148 3267 620 
l 

TOTOL 

4&2 
107 
105 
363 
13ft 

117! 

2145 
.571 
2716 

3887 

5 ~+..!.. c:_._~§_t.i.m. ,:\~ __ i_~§~ _9_·~---·-.:~( 3.1~;~!-=-~.r,;.~;}ll~.!!.~.J .. ç_c• _çf_ª--~~~g __ 1 :~9.E'2 .. --.g-Y-~.-J~~-~f!_t:L'C..f1~~-!: 
j_ t i .J]~;~~.,__tp"' '-.U2.2.?___i._J.,!~.:l:CÇilQ_ç~ _?_g __ e !!}I~l:i? __ ~!)-

CAso n~o flt1t-1Ps~P spr s~n~d~ ~ inP~ist~nci~ de infnrmAç~o a 
t .. espeito dos Y~!:l_';:;~.-~:.~--~ Y'efet""ent'es aos avi;;,es- pt"Qduzidos e 
expot~tatados pPl~ Pnlpresa, n~o seri~ possivel c' prossegltimerrto de 
nossa análise e, ~-,pm a av~liaç~o conj,Jnta da 1~8 apresey,tada ~o 
fin,q] deste r.,c,pil:uln.. Oe fot"'rtl,'?l. '""" cc•ntr:•t"'y-,ar ~_-:.std di-fir:-u.ld~,de, 

att"'ibuifi1C05 a C'r"''d.:~ t.ipo de avi~o pr·-odl_lzid.:::· pela Erlthl'"'iH?r IJni rn-'p{;•-=· 
médio de vend0, estiMado a partir do merc~do internacional ~ 

interno, e obtid0 MPdiay,t~ o acPsso à imprensa e a public~ç~~s 

~espt:)ciali::adas. Estf? p·r'-'•.:::•cediln~.:>l"lt....c• parli-?Ce de U.fila sér~íf.:- ele 
incot""Y"E'Ç'·~es. f\l>:~"ste seyrnento, dPV!de< ao moy,t .. :?.·nte dt:ts val•:•res 

_ . ..--
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tt"'ans2:\cionados, à~; corH:I iç~es de fi nartciamento, à occ,rt ... êY",c i a dF:-:o 
acot'dos paralelc•s dR assisténci~ técnica~ fornecimento de peças 
de reposiç~o, Ptr. Nn caso dos avi~es de emprego milit~r, ~ 

;.:;i.tut\Ç~Co é é\ir,cli'l r,,,,,,:i~; y·,pb,_flosa, Uffta vpz q•..te, come• S{? diz, ali 
"cadt:'\ negócio é •Jrn rH?gócio 11

• _ N~c· apenas os· preços de venda 
ir.ternos e extet'nos s~o distintos; tahtbém o s~o os cobrados por 
avi~es semelh~nt:p~; de emr)reoo distinto, ou ainda os do mesmo tipo 
pat'a clientes diferer)tes. 

npesar dess~s, e de ou-tras, razôes que desaconselha~i'arn o 
pt"'ocedimer.to indicado, ele foi, na realidade,' a única 
altF.n'nat iva. ~;P'.t f':~mp-r·'Pgc• po~.sibi 1 itou •_H,la idé-ia bern rn<='lis acur;~cl-='\ 

do "mistét..,i0 11 ocultado pela ertlpt"'esa, t"'elativo às stJas 

caracteristicas. Como se verá, existe uma diferença entre os 
valores globais de produç~o t"'eportados pela empresa, e os obtidos 
att'avés do pt"'(:OCPdiltlf?l"•to indicado. Isto se deve às çlifet"'enças q•JP 
existem entre os preços e9timados e os que foram realmente 
pt..,at ícados. 

A tabela ;:-.bt:\iHo foi da multiplic~ç~o dos 

número~ de avi~es vendidos, fornecidos pela empt~esa, constantRs 
da primeira tabela apresentada. -Os preços arbitrados (em milh~es 
de dólMt"'PS) est:~(-, i\"tdi_c."::~t·l·~··:;_ ri•:-"• l,"'tl•::-• dp r..~,~1l~ ti P•") clr~ Avi~.: ... p.~l"'M c• 
c •. :1.S.::O dos avi•~Pr; dn lir.hi:l r•ipf~l-", c(:-y,o:;;idr~t .. ·(••-t··•-;p •Jr11 .Pi'Pt'~'O rné>di.n~ Lh.1 
resultad·~ ~~~is ~c•Jt,ado seria obtido atrRvé~ do empt~eqo de preços 
individuais· par~ cada tipo r1e avi~o deste ~onjunto e dos preços 
pt~aticados em cada contrAto de vencia que, às vezes, aparecem na 
imprensa. O pro•=ediroento Pmpregado ~os pareceu, entrPtanto, 
compatível com o grau genérico de imprecis~o com que estamos 
tt'abalhando. 

Essa tabela, e as que se seg•Jern, repe-ter,1, dA" .certa forma, a 
análise já re~li.zada, que tomou por b~se o número de avibes~ Sua 
incllts~o, bem como dos rápidos comentár~os que elas exigem, deve~ 

se ao inter~essP, que. orienta o procedimerito· já comentado e~ 
outros momentos deste trabalho, d# que nossa análise possa ser 
cor,traditada pPlos respón~áveis pela IAD .ou aprofundada por 
outros colegas. A apar~nte' relevAncia que a análise apresenta, 
pt"' i nc i pa 1 mente ao cor.1t t"'ap•::-1\--'..:.:se ao "senst.:~ com•un" di vu 1 qado pe 1 os 
responsáveis pelo setor, o~riga-n~s a um certo grau de detalhe ~a 
descriç~o do '1 can1int1?'' que nos levou às conclus~e$ apresentadas. 
Tanto neste i~em, como em outros monlPntos deste tr~balho, irer~os

cay,sar o lei to~ ....... Se is-to SP-t"'VÇ? dP co:·)y·,s-::.lc•, podemos <:\firmar tl'-~e 

mais cansados. fican1os nós ao fa~et-- o t~abalho~ •. ·_ -

.. 



340 

Tabela 5.4.8: Valor estimado da produç~o da Er.1braer !Milhbes de dOlaresl 

Valores es!jmados~li_l')l;'LJJ7b 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198'5 1986 1987 19P~ total 
Bande.civil !2.4) 28.8 19.2 72.0 24.0 36.0 105.6 112.8 139.2 84.0 43.2 38.4 2.4 14.4 14.4 4.8 733.2 
Band.•lil 31.2 64.8 55.2 25.4 60.0 21.6 31.2 24.0 7.2 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 14.4 369.6 
Bar.d.total 60.0 84.0 127.2 50.4 %.(1 127.2 144.0 !63.2 91.2 43.2 72.0 2.4 !4.4 !4.4 19.2 l!C>8.8 
B1·asilla civ !5) 0.0 O. O 0.0 0.0 O. O O. O 0.0 0.0 0.0 0.0 O. O JO.Q ~5.0 1C5.CJ ??:..o 515JJ 
B1·asi!ia mll 0.0 0.0 0.0 0.0 1•.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 20.0 
Brasília total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 95.0 !75.0 235.0 .535.0 
Xir.gu civ !2.55l 0.0 0.0 0.0 0.0 5.! 15.3 45.9 38.3 25.5 5.1 2.6 5.1 2.6 5.! 0.0 150.5 
Xingu mil 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 35.7 58.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 117.3 
Xingu total 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 20.4 45.9 30.3 &!.2 &3.8 !5.3 ~.! 2.& 5.1 0.0 2&7.8 
Tucano !1.8l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 73.8 !22.4 160.2 228.6 46.8 G53.4 
Xavanl~ (3) 66. O 72. O '•2. O 51. O 63. O 45. O 18. O 36. O O. O 9. O O. O ()_.O O. O O .C> O. 0 ~ro_2. r. 
sub-Total TS !2&.0 15&.0 1&3.2 10!.4 163.2 !92.6 207.9 237.5152.4 137.6 161.1 159.9 212.2 423.1 3•!1.0 2'!c7.0· 

L.Piper civ 10.2) 
L.Piper rlil 
L. Piper total 
lpanema civ !0.!3) 
lpanema mil 
lpanema total 

o. o !5.4 64.4. 54.0 36.4 64.6 59.4 22.a 23.2 11.2 15.a 18.a !5.2 !0.8 10.0 422.0 
0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 !.B 2.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 (1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
6.2 10.5 9.4 7.7 4.6 5.9 4.a 2.2 3.5 2.6 2.3 3.9 3.9 4.6 I.B 73.8 
O. O O. O o. 3 O. I O. o O. O O. O O. O · O. O O. O O. O O. O O. O O. O O. O O. 4 
6.2 20.5 51.5 44.5 28.2 H.B 44.6 !8.6 18.6 9.9 !2.9 16.1 !3.8 !!.6 8.3 353.1 

:C'"'-'b'-::-""To,t_,.a,l~ ~T,NS,__=G,_. ::'-2--:':2\1. 5 51.5 44.5 20.2 !>i ~4,§_1_8.j_j8_.i__1,LJ.?,_9_15,_!__13_,_1LJl·_~3_m,t 
TOTRL GERlll !32.2176.5 2é'0,7 1'15.9 137.4 21t0.4 2C.2.5 2ó&.O 171.0147.4 174.0176.0 283.9 434.7 3!19.3 3320.0 

Antes de explorar os aspecto~ mAis import~ntes da tabela, 
convém compRrar os valores estimados de produç~o com a receita 
reportada Rela e~lpt·esa, o que é feito abai~o. 

receita reportada 

(US$ Ih lh~esl 

Tabela 5.4.9: Relaç~o Receita reportada/Valor estimado da producao !U$·mílhbes) 

74 75 76 77 78 79 80 81 82. 83 a4 as S6 87 

ao 112 103 116 t7J 112 24G 201 ws 160 219 378 474 

vai. est/roc.repl~) 220.4 221).7 197.0 141-.6 170.2_139.Õ 146.8 !04.1 82.6 79.7 108.7 80.4 75.6 91.7 

8ll total 

2&85 

89. ~~ 

Como se pqde arJY'eciar, distorç~() encont~ada é bast~nte 

elev,:\da nos pt"'ii•W~:i t'OS i·"'\n•·:o<:1 dr:? f•Jnci.on?.me:q ... ,t.:::o d<C1 '?!!1pt ... 9S;l., oflü·..-~·t"'-'"' 

dect"'escente, atf2 1~10 1 ) .. NP1e.~-,;, a .nossa estimativa. da produç~·.:' é 

considet-.,::\veln·ter,t;e s•Jppr··iot"" i~ t"'l"'?ceíta t"'e~o::.t"1;-:"1da. r.1 pat"'tit"' de 1g.p.~=·, 

ela se situ~ abAiHo da repnt't~d~. ExistPm inómer~s r~zbes cAp~zes 

de P:'<pJ ic""J.t" f"'c::t;~:~ dic:;t_:.;.-·r··r.:~""F'1:o.. fllg•..tnÍ.:ts já for21w apc•r,t,:-:'td~s. 

Entt'etar.to, e co:•f•lo a1~tecip0r~os, a distorç~o existPnte ~arece 
dever-se menc•s à incnrreç~o do pro1:edin1ento c1e at"'bitr ... ~r preços do 

que à t"'eal idad€? do c··:.rnpor·t.-~H•IC·nto da Er.ün·a.pr .... r,os prirneit'OS anos 
de funcic•nf:HIIP'f'"•tCo~ {) h-fpt)'f:psp fl'tP lp•./C'U,..II;,4,rf!C••:: é 21 cfp q•Je .=:\ Pf!lj:lt'PSM 1 

d•H .... cõ\nte este p'?r-· Í•-::•d•·), t;:pt··i.<õ'. atendir:]o:::~ f~•:•rli 

Xavante e f-t.~\~rdt':i ~-~e·f,tt::>, ~:\r..; e)~•c<:>r•112i"'•d·~~-; dd 
a pt"'·-:·d•.tçi:tc· dc•s ct·.~ i ·5r::s 

FJ'iB., fJI· ... pvi-amer-•t.e paqas 



rned i ante créditos i Yd c i a i s, ent r-' e outros C•S re 1 a c i or-.adc•.s ao 
desertvolvimeY•to dos prc•j_(-?tos. Conser:p.ter,terner-.te, a receita 
declarada pela empresa naquel~s anos tenderia a ser maior do que 
-~efetivamente rPportada se adicionássemos a ela os adiantamentos 

áuferidos. Por outro lado, e isto fica bastante claro no capitulo 
anterior, é muito grande a quantidade de recursos canalizados 
pat""'i\ a t?mp.-... r::-s•=~ P f1t1P, event Ui"õ\ 1 rnent e, pode rt~C• te r si do 
contabilizado como receita. 

De qualquer forma, e isto é urn poYoto positivo do 
procedimento utilizado, a que fomos ••felizmente•• obrigados, os 
valo~es das tabelas d~o uma idéia mais precisa do custo/esforço 
real associado a cada um dos tipos de avi~es do que seria o caso 
se utilizásemos informaçôes proporcionAdos pela empresa. Eles 
indicam os valores estimados correspondentes aos custo~ que dev~ 
ter efetivamente incorrido a empresa, e por isto servem melhor 
aos objetivos de avaliaç~o de suas característica~ e desempenho 
que estamos perseguindo. 

A tabela apresentada 
produç~c· -da Embr"'aer, e a 
militar Y'tO tc•tal de avieJes 
termos de valor estimado. 

a se-guir iYtdica a composiç~o da 
participaç~o dos avibes de emprego 

do grupo e TS produzidos, ambas em 

Tabela 5.~.10: Composiç~o da produç~o e participaç~o dos avibes ailitares no grupo TS (valor estisado da produç~l 

Valores Estiaados 
Avibes civis 
Aviôes •ilitares 
TOTfl. 
~ civil 
1. uil. 

!9H !975 1376 1977 1978 1979 1980 1981 19BC 1983 1984 1985 198& 19!17 l'lc'l!l total 
35.0 -'15.1 145.8 85.7 BC.! 191.4 222.9 202.5 136.2 62.1 59.1 60.2 131.1 199.9 241.6 1900.5 
97.2 136.8 97.5 73.9 128.1 71.7 51.0 62.~ 42.9. 89.3 120.6 122.4 160.2 226.6 61.2 !549. 7 

132.2 101.9 243.2 165.6 210.2 263.1 273.9 264.9 179.1 151.4 179.6 182.6 291.3 428.5 302.& 3450.2 
26.5 24.8 59.9 51.7 3'1.0 72.7 81.4 76.4 76.0 41.0 32.9 33.0 45.0 46.6 79.8 55.1 
73.5 75.2 40.1 48.3 61.0 27.3 18.& 23.& 2~.0 59.0 &7.1. 67.0 55.0 53.4 20.2 H. 9 

valor est.oil/TS!~J 77.1 87.7 57.6 78.6 75.7 37.2 2~.5 2&.3 28.1 64,9 74.8 76.5 58.9 54.0 20.3 52.2 

Merece ser destacado o ~ato de que os valores percentuais 
relativos à participaç~o dos aviôes de emprego militar s~o 
sistematicamente maiore~ do que os obtidos a partir dos dados de 
número de avi~es, proporcionados pela empresa. Em média eles se 
situam em 45~, contra 05 19~ obtido5 pela considPraç~o do número 
de avi~es. Entretanto, o mesmo n~o ocore em relaç~o aos valores 
da participaç~o dos avi~e~ de emprego militar no grupo TS, (ela 
cai de 63~ para 52~ para .6 conjunto do periodo) refletindo, 
provavelmer-,te o fato.de q 1_le o TuCaY'to, c1 Y"tovo Qest_?_eller militar 
da empresa, possui um preço baixo, enqu~nto que o Brasilia, que 
vem se cor,ver"ter,do Y•O 1 i der das ver,das civis é 
compreensivelmer-,te mais carct. O arto de 1988 é especialmer-tte 
si.ntomático com rel~ç~o a esta tendênci~. 
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A tabela que segue 
usando desta vez 

retc,ma a 
o valor 

apresentaç~o 

estimado em 
das ver.das 

roi lh~es de ext ey·r.as, 

dólares. 

Ti!12S de Avibes 
Band.total 
Band.exp. 

Brasil ia total 
Brasília exp. 

Xingu total 
Xingu e>p. 

Tucar.o 
Tucano exp 

Xavante 
Xavante exp. 

sub-Total TS 

Tabela 5.4.11: Participaç~o das e•porta~s na produç~o (valor esti•ado) 

1'374 ms 197& 1977 197A 1979 1980 1981 1982 1963 198~11~5 19Bfi 1907 t9r.O tot.>l 
60.0 M.O 127.2 50.4 96.0 127.2 144.0 16J.2 91.2 43.2 72.0 2.4 14.4 14.4 13.2 1100.8 
o. o 12.0 7.2 12.0 45.& 105.6 115.2 127.2 72.0 40.8 28.8 2.4 12.0 o. o o. o ~.o 

o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o 0.0 o. o o. o o. o 30.0 95.0 175.0 235.0 535.0 
o. o o. o o. o. o. o o. o 0.0 o. o o. o o. o o. o o. o 30.0 95.0 165.0 210.0 500.0 

o. o o. o o. o o. o 10.2 20.4 45.9 38.3 61:2 63.8 15.3 5.1 2.6 5.1 o. o 267.8 
o. o o. o o. o o. o o. o 2.6 7.7 10.2 33.2 Sll. 7 15.3 o. o o. o o. o o. o 127.5 

o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o 21.6 73.8 122.4 !60.2 228.6 46.8 653.4 
o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o o. o 14.4 27.0 124.2 228.6 45.8 441.0 

&6.0 72.0 .\2.0 5!.0 63.0 45.0 18.0 36.0 o. o 9.0 o. o o. o o. o o. o o. o 402.0 
o. o 9.0 18.0 9.0 9.0 18.0 3.0 18.0 15.0 o. o o. o o. o o. o o. o o. o S!. O 

126.0 156.0 169.2 101.4 169.2 !92.6 207.9 237-s 152.4 !37.6 !6!.! 159.9 272.2 423.1 301.0 2"767.0 
sub-Total TS export. o. o 21.0 25.2 21.0 5~.& 126.2 125.9.155.4 120.2 9'1. 5 58.5 59.4 231.2 393.6 CCJ5.8 1713.5 

L. Piper total o. o 15.1t 64.4 56.4 36.4 64.6 61.2 25.2 23.2 11.2 1&.2 18.8 15.2 10.8 10.0 42:9.0 

lpanema total 6.2 20.5 51.5 44.5 28.2 47.8 44.6 18.6 18.6 9. 'l 12.9 16. I 13.8 11.6 8.3 353.1 
I pane•a ex p. 1.3 o. o o. o 0.1 0.1 0.1 o. o o. o o. o o. o 0.0 . o. o o. o o. o o. o 1. 7 

sub-Total TNS 6.2 35.9 115.9 100.9 64.6 112.4 105.8 43.8 41.8 21.1 29.1 34. 'l 29.0 22.4 18.3 782.1 

Total TNS exp 1. 3 o. o o. o o. 1 0.1 0.1 0.0 o. o o. o o. o . 0.0 o. o o. o o. o o. o 1.6 
TOTAL GERAL 1:12.2176.5 220.7 145.9 197.4 240.4 252.5 256.0171.0 147.4 m.o 176.0 285.9 434.7 303.3 3J2o.o 
TOTAL Fxportaç~es 1. 3 21.0 25.2 21.1 54.7 126.3 125.9 155.4 120.2 99.5 58.5 59.4 231.2 393.6 CCJ&.B 1715.1 
TOTAL EXP/TOTAL (~) 9.3 27.9 38.7 48.3 46.2 76.5 71.8 72.8 85.9 79.3 46.8 48.6 90.9 98.3 89.1 fh.B~ 

Como seria ·de se esp~~ar~ a comparaç~o desta tabela com a 

sua correspondente anterior, é bastante reveladora. Aumenta 
sensivelmente a participaç-~o das ver-tdas ex.terYtas rtas vertdas 
totais da empresa. Ela pas~a de 17~ para 67~, se tomarmos As 
médias do pe'f'.Íodo. Tawbér11 se alteram, como póde set"' melhor 
apreciado pela co::•r,IPR·f''açi:'(o da tabela a.b_aixo, a participHç~o dc•s 

grupos TS e TNS. é por outro lado digno de nota o fato de que a 
relaç~o entre a exportaç~o_e a produç~o, indicada na última linha 
da tabela discrepa consid~ravelmente da obtida atr8vés dos dados 
reportados de prod•fç~o e exportaç~o, apresent~dos mais adiante. O 
fato dela ser maior indica, provavelmente, que os preços cobrados 
pelos avi~es exportados foram menores do que os estimados por 

Y"IÓS. 
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Tabela 5.4.12: Participaç~o dos grupos TS e TNS nas el<portaçôes totais e na produç~o do grupo !%) !valor estimado) 

Taxas de ~orticip. 
TS exp/lotal 15 
TS exp/TOHil EXP 
TN5 exp/Total TNS 
TN5 exp/TOTAL EXP 

1~7~ 1975 1976 1377 19_7_ll_l97'J JgOO_JJ,'lL:.!18?~11~3 1904 1985 1986 1987 1988 total 
0.0 13.5 14.9 20.7 32.3 65.5 60.5 65.4 78.8 72.3 36.3 37.1 85.0 93.0 85.3 57.8 
0.0 100.0 100.0 99.5 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 
20. 8 O. O O. O O. 1 O. 2 O. I O. O . O. O O. O O. O O. O O. O O. O O. O O. O O. 2 

100.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.1 

Tomando apenas os valores médios, veMos como aumenta ainda 
mais a importAncia relativa que detém os avi~es do grupo TS para 
explicar o desempenho da empresa no que respeita às exportaç~es 
(o quociente TS exp/TOTAL EXP al~rooenta de 97,9 para 99, 9'l->. A 
relaç~o TS exp./Totel TS, aumenta ligeiramente nos últimos anos, 
indicando que as grandes vendas efetudas do Tucano, em virtude de 
seu baixe• preço (ern comparaç~o com o do Brasília>, p~~uco alteram 
a situaç•o global da empresa. 

Semelhantemente ao realizado em relaç~o à receita divulgada 
pela ernpree.;a e o valor estimado da produç~c•, a tabela que segu·e 
apresenta a distorç~o existente entre os valores de exportaç~o, 
reportados pela CACEX, e os obtidos através da estimativa aqui 
efetuada. Um cornpor ... ~ar11ento semelhar,te ao já observado tarnbém 
ocorre neste cAso, indicando, prov~velmente a r~alizaç~o, nos 
priweit""CoS anos de at; i v idade da eropt""esa, de expor.taçbes por· urn 
valor inferior ao preço estimado de acordo com o mercado 
internacional. A distorç~o verificada no entorno do ano de 1984, 
e especialmente neste, deve-se, seguramente, à inclus~o que 
fizemos dos ''kits'' do Tucano, fornecidos ao exterior, na 
estimativa do valor das exportaçbes. 

Tabela 5.~.13: Relaç~o E•portaç~o reportada/valor estioado das exportaçbes 

Valor das Ex22rtaç~es 19H 1975 1976 1977 1976 1979 1980. 1981 1982 1983 1984 1985 1981i 1987 19M total 
· reportadas !US$ Mi Ih) 0.5 5.3 10. I 6. 9 33.2 68.5 80.9 113.9 107 .. 6 37.4 66.0 150.0 c><'A.O 347.4 1338 

estieadas IUS$ H i lhe 1. 3 21. o 25.2 21.1· 5\.7 126.3 125.9 155.4 120.2 •ns 53.5 59.4 231.2 393.6 256. B 1493 
rep/est I~) 38.5 25.2 40.1 32.7 60.7 ~.3 64.3 73.3 89.6 97.9 112.8 252.5 108.1 88.3 B9.G% 

< 

Come, fizemos ar-,t·et""ior:mente, apreserttarnos a seguir três 
q1..1adros_-resumo do desempenho da Embraer durar-.te c• período 
analisado, re~eridos ~esta vez aos valores estimados~ O prim~iro 
indica os va~ores absolutos em dólares correntes, e está 
submetido às im~recis~es e distorç~es_jé comentadas. O segundo 
~esulta da divis~o dos valores do primeiro peló_ valor da sua 
óltima colu~a e o terceiro pelo valor da sua ~ltima linha. Desta 
forma eles nos permitem uma informaç~o ••normalizada'' pelo total 
das vendas por tipo d~ avi~o, e ~elo total de vendas por 
categoria (interna, externa, militar, civil), respectiva~tente. 
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Tabela 5.4.14: Destino da Produç~o e11 v_alor estimado (oi lh~es de US$) 
1~74-88 

vendas intPrnas ve-ndi\s externas vendas totais vl:'nd~s totais TOTPL 
Til)!! de avi~o Mil. civil Mil. civil •i 1. ctvil int. ext. 
Bandeirante 33&.0 208.8 33.& 530." 3&3.& 739.2 541!.8 5&4.0 1108.8 
Brasilia 5.0 30.0 15.0 485. o 20.0 515.0 35.0 500.0 535.0 
Xingu 7. 7 132.& 109.7 17.9 117.3 150.5 140.3 127.5 2f,7.8 

Tucano 212.4 0.0 441.0 o. o 653.4 o. o 212.4 441.0 653.4 
Xavante 321.0 o. o 81.0 o. o 402.0 o. o 321.0 81.0 402.0 
sub-Total TS 832. I 371.4 600.3 1033.3 15&2.3 1404.7 1253.5 1713.5 2%7.0 

L.Piper 7.0 122.0 o. o o. o 7.0 422.0 429.0 o. o 429.0 
I Jli!netlla 0.4 72.2 o. o I. 1 0.4 73.8 72.5 I. 7 74.2 
sub-Total TNS 7.4 494.2 0.0 I. 1 7. 4 495.8 50!.5 I. 7 503.2 

TOTAL GERI'll 889.4 865.6 680.3 1034.9 15&9.7 1900.5 !755.0 1715.2 3470.2 

Os valores constantes da tabela s~o indispensáveis para 
a análise conjunta da IAB que iremos efetuar no final dest~ 
capitulo, pois é através deles que é possivel conhecer os 
valores ~eferentes à produç~o e exportaç~o militar Após um 
procedi~1ento de correç~o das di~torç~es introduzidas, usando os 
preços estiMados, eles ser~o utilizados para a avali~çâo do setor 
cc,mo um to do. 

Merece de~taque, na tabela abaixo, a comparaç~o entre os 
dadeos relativos às linhas Total TS, Total TNS e TOTAL GERAL. O 
fato esperado, de que os avi~es de menor conteódo tecnológico 
apresentem um preço menor, altera as proporç~es obtidas via a 
cor.sideraç~o do YtÜrtlerc' de avi~es .. A~sim .CC•HICI se altera c• ,ju::ízo 
acerca das caracteristicas da empresa caso se tome o conjunto de 
sua produç•o Clinha TOTAL GERAL) ou apenas aviees •que realmente 
importam par·a a vida da er.1presa" (liroha TS>. O estr.ito 
equilibrio entre a prodt1ç~o para o mercado ext~rno <49.4~) e 
interno <50,6~>, indic~do na linha TOTAL, se vê modificado· 
considerando apenas o grupo TS (57,8~ contra 42,2~, 

respectivamente. Modifica-se,igualmente a proporç•o dos aviees de 
emprego ·militar, que passa._ de 45,2~ para 52,7~, caso se 
considerem apenas os a~i~es-de maior conteúdo tecnológico. 

Por dltiroo, a conside~aç~o dos valores da. linha TS per~ite 
visualizar que·os mercados mais significativos da empresa parecem 
ser o civil externo e o militar interna. Isto vem corroborar de 
forma -signi~ic~tiva as consideraç~es que vimos tazendo ao longo 
deste trab~lho acerca das caracteristic~s da Embraer e das 
verdadeiras 
bras i leit"'C•S 

País. 

mot i VAI;~P':"> Q t.U=? 

em implar1tar 
cor,forraaram 

e apcti~1r 

a decis~o dos militares 
~ produç~o de aeronaves no 
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Tabela 5.4.15: Destiroo da Produç~o eo valor esti•ado (C\l!OO propDrç~o {~) do total por tipo) 
1974-88 

vendas ir1tern.:1s VPndas e'ICternas vend<=~s totai5 vendas totais TOTAL 
TiQQ de avi~o ai!. civi I oi!. ciyi I •i!. c i vi I int_. -~~t. 
Bandeirante 30.3 18.8 3.0 47.~ 33.4 6b. 7 4'3.2 50.9 100.1 
Bras i lia o. 9 s.r, 2.8 90. 7 3. 7 %.3 6.5 93.5 100.0 
Xingu 2.9 43.5 40.9 ó.7 43.8 5b.2 52.4 47.6 100.0 
Tucano 32.5 o. o 67.5 o. o 99.9 0.0 32.5 67.5 99.9 
Xavante 79.9 o. o 20.1 o. o 100.0 o. o 79.9 20. 1 100.0 
sub-Total TS 29. 7 12.5 22.9 34.8 52.7 47.3 42.2 57.8 100.0 

l.Piper 1. r, 98. ~ o. o o. o I. 6 98.4 100.0 0.0 100.0 
IQaneoa 0.5 97.2 o. o 2.3 0.5 99.5 97.8 2.3 100.0 
sub-Total TNS 1.5 98.2 o. o 0.3 1.5 98.5 99.7 0.3 100.0 

TOTAL GE~ 25.6 24.9 19.6 29.8 45.2 5-1.8 50.6 49.4 100.0 

Uma análise sefi1elt1ante, restrita ao periodo até 1984, e 
tomando -n~o as informaç~es fornecidas pela empresa, mas as 
hipóteses por nós formuladas, a respeito do destino da 
pr-.oduç~o, reve~c~..tt que, do total da 1 ir-1ha de produtos da empr.esa, 
41~ da produç~o eram destinados ao emprego civil, e 61~ 

orientados para o mercado interno, diferindo daquela 
correspondente à dos avi~es de maior conteúdo tecnológico <33~ 

civil, e 54~ para o mercado interno). A empresa revelava-se, 
portanto, erA 1984, como ''dedicada'' à satisfaç~o da demanda 
Militar e do mercado externo (principalmente o militar). O termo 
"dedicada", era utilizado, YH:\quele caso, pelo fato de que os 
produtos que realmente demandam a aplicaç~o dos conhecimen~os 
tecnológicc•s, met"'cadc•lógicos, etc, adquiridc•S ao lc•r,gc• da 
experiência da empresa, e a maior parte de seu· pessoal 
q ua 1 i f i cado, s~o os dt.:) tipo TS. Ta 1 fato CC•rroborava urna de 
nossas hipóteses básicas, de que a IAP-B possui uma diY•~mica 
det err11 i ·nada, desde a sua i wp 1 ant aç~o, por interesses roi 1 i t ares, 
tendo se soMado a estes, a partir do final dos anos setenta, uma 
tendência à exportaç~o causada por fatores que, em g~ande medida, 
transendem a dinêmica especifica do setor. 

Os resultados referentes à análise realizada com as 
informaç~es até 1984 s~o significativamente diferentes dos aqui 
apr ... esentados.. A difet ... eça, deve-se, fuY1damP.Yttalmente., à 
utilizaç~o de critérios de ''emprego militar'' e, em menor medida., 
à entrada eM produç~o do Tucano· e do Brasilia, devido à grande 

·diferença de preços que possuem. 

A seç~o do capitulo 4 dedicada à descriç~o da evoluç~o do 
segmento aeronáutico, indicou a importância da formaç~o de 
recursos hum~nos, da pPsquisa, e do desenvolvimento de tecnologia 
neste processo. A tabela seguinte permite visualizar, ainda com 



maior prüpt"'iedade que as C\r.teriores,· o papel que desempel'"•ham os 
~vi~es TS~ com o resultado seguramente esperado daquela 
importância, no desempenho econômico da empresa. 

Tabela 5.4.16: Destino da produç~o em valor esticado (cOMO proporç~o (~)de cada cate~orial 
1974-68 

vt~nci.l!; i nt Prnac; v~nrlao; PMtPrna~; VPI'iflrto; tot~i"S. vr.ndolr; totais TOTAL 
TiQQ de avi~o mil. c i vi 1 Mi I. ri vil mil. civil int. ..t. 
Barodeirante 37.6 24. 1 4.9 51.2 23.5 36.9 31.0 32.9 32.0 
Brasil ia 0.6 3. 5 2.2 46.9 I. 3 27.1 2.0 29.2 15.4 
Xingu 0.9 15.3 16.1 1. 7 7.5 7. 9 8.0 7.4. 7.7 
Tucano 23.9 o. o 64.8 0.0 41.6 o. o 12. 1 25.7 18.8 
Xavante 36.1 o. o 11.9 o. o 25.6 0.0 18.3 4. 7 11.6 
sub-Total TS 99.2 42.9 100.0 99.8 99.5 73.9 71.4 99.9 85.5 

l.Piper 0.8 48.8 o. o o. o 0.4 22.2 24.4 o. o 12.4 
IQ;lnema o. o B. 3 o. o Oa2 o. o 3.9 4.1 0.1 2.1 
sub-Total TNS 0.8 57. I o. o Oa2 0.5 26.1 28.6 O. I H.5 

TOTAL GERAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

A lir.ha Total TS, que, pelas razetes indicadas, é a que 
cont~m a info~~aç~o mais significativa para uma avaliaç~o 

_técnico-econômica da emprRsa, mostra que: (a) 85,5 do valor 
estimado da produç~o da empresa é çonstituido de avi~es.do grttpo 
TS; lbl praticamente a totalidade das vendas externas e das 
vendas militares totais se constituiram de avi~es deste grupo; e 
(~) o Onico mercado em que os avi~es do grupo TNS tem alguma 
importância é o civil interno <57,1~). 

5 .. "4. 5 .. Aval.Jaç.~~o do ~~_go~f?.!)hQ __ c;f_a Embraer e· dos efeitos de sua 
QP.Et"'aç~o sobre o coroÉ~rcio exterior 

Como já indicamos, as informaçbes proporcionadas pela 
Embraer já s~o suficientes para avaliar o desempenho econOmico da 
empresa e para estim~r os efeitos de sua op~raç~b sobre o 
comércio exterior. A informaç~o ''produzida'' na seç~o anterior, 
entretanto, permitiu-nos ir um pouco além nesta análise, na 
medida em que possibilitou diferenci~r entre os grupos de aviôes 
tecnologicamey,te soYisticados e n~o-sofisticados. A import~ncia 
do grupo TS na determinaç~o do desempenho e da din~mica da 
_ernpre~a ficou p"atente. Ar.al isat.. a evoluç~o da Embraer é, 
pbrtanto, analisar a evoluç~o do grupo TS, esponsável por 85,5~ 
da produç~o e 100~ da exportaç~o da mesma. 

A exemplo do que já ocorreu no caso da Engesa, embora aqui 
com ainda mAis propriedade, será possivel contestar declaraç~es 
oficiais, da empresa e da imprensa~ acerca da contribtJiç~o para o 



de pa:garner1tc•s de• país e pat"'a. o esfc•rço nacior-tal pat"'a balal'"oÇO 
pagar o 
o·nde é 
repeti r' 

serviço d~ dívida externa. Na parte inicial da seç~o 5.6, 
apresentada a análise conjunta da IAB, voltaremos a 
para o caso da produç~o militar da Embraer~ o 

procedi1~~nto que estamos empregando para analisar os segmentos. 

R tabela abaixo indic~ os vRlores globais (avi~es de emprego 
civil D militar) dA ~roduç~o, PMport~ç~o e iwport~ç~o d~ EmbrAar, 
durante o periodo 1975-88. 

i rod i cadores 1975 
receita 80 
eKportacao 5.3 
ioportacao 43.8 

Tabela 5.4.5.1: Desrmperho global da ~~RAER 
(milhtles de dólares) 

1976 
112 

10.1 
69.2 

1977 1378 
103 116 
6.9 33.2 

79.5 65.3 

1979 1980 1981 1902 
173 172 246 207 

68.5 80.9 113.9 107.6 
64.5 121.0 107.2 61.0 

1983 1984 1985 1986 1937 1988 total media 
185 160 219 378 474 524 3149 224. 'l 

97.4 66.0 150.0 Z"JO.O 347.4 385.3 1723 123.0 
68.3 77.1 101.4 163.7 183.2 246.7 1452 103.7 

fontes: Embraer, CACEX 

Os yalores da da 
que segue, 
impot"'taçbes 

que irtdica 
em r· e 1 aç~o 

tabela permitem a construç•o do gráfico 
o comportamento das exportaçbes e das 

à produç~o da E''mbraer .. 
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O gt"'áfico irtdicM 'lftl ·crescimento cc•nt l.r.uo da p-rc•duç~~'.:• até o 
ano de 1981, a parti~ do qual ela decresce para recuperar-se só 
cinco anos mais tarde~ O pico de produç~o de 1981 ocorre graças a 
um aumento na produç~o de 43~, 
vendas internas e externas. 

causado na mesma proporç~o pelas 
Em 1984 inicia-se UM processo de 



recuperaç~o do nivel de produç~o da ernpresa. Há um sensivel 
Cl"ecimento Y•,=• volt_tmP. da P'r''C"•d•Jç~o a partir~ de 19B4, iy-,icialmer,te 
devido ao a•Jmento das eHportaç~es (19A5>, que passam de 41 para 
69~ da receita, prov~velmente em funç~o das vendas do Tucano para 
o exterior. A partir daquele Ano consolida-se a vocaç~o 

exportadora da Embr""aer, situando-se a rela.ç~o exportaç~o/produç~o 

em quase 74~, dez v~zes maior do que nos primeiros três anos do 
periodo analisado, em que era de 7,4~. 

O gráfico mostra, por outro lado, uma estreita relaç~o entre 
a importaç~o e a produç~o ao longo do periodo. Isto revela que, 
embora a empresa tenha aumenfado consideravel~ente sua 
capacil:.:1ç~c· tecno16gira, o fll.tP. poderiH. ter levado a lHO decréscirnc• 
do valor relativo das importaç~es na produç~o, o fato de que ela 
tenha se orientado para a fabricaç~o de avi~es cada vez mais 
complexos tende a mRr,ter constante essa relaç~o (o que também. 
pode ser observado pelo exame da linha ''imp/prod'' da tabela 
aba i H o. 

Tabela 5. 4.5.2: ()ppenMncia"" r•1oç~o ao exterior !~I 

coeficientes 1975 
exp/prod 6.6 
i•p/prod 54.8 
er.p-i•p//pr -48.1 

1976 1977 1978 
9.0 6.7 28.6 

61.8 77.2 56.3 
-se. a -70.5 -21.1 

1979 1900 1991 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 total ~ia 
39.6 47.0 46.3 52.0 52.6 41.3 68.5 66.1 73.3 73.5 54.7 43.7 
37.3 70.3 43.6 29.5 3&.9 48.2 46.3 ó3.3 31l.6 07.1 46.1 49.4 
2.3-23.3 2. 7 22.5 15.7" -6.9 22.2 22.8 34.6 26.5 8.6 -5.7 

A simples consideraç~o da alta proporç~o das importaç~es no 
valor da produç~o (da ordem de 50~, em média> seria suficiente 
para questionar o argumento da impo~tância do setor a nivel do 
comércio éxterior brasileiro. Na realidade, essa proporç~o é 
con~ideravelroente subRstimada. Ela se refere apenas aos insumos 
importados diretamente pela Embraer. Haveria que adicionar a 
estes o valor das i~1portaç~es ''embutidBs'' nos insurnos produzidos_ 
por empresas nacionais fornecedoras da.Embraer. Como é citado 
pela própria Embraer~ a empr~sa tem cerca de 350 empresas 
fornecedoras~ que fabricam u~1a ampla gam~ de produtos de 
distinto.s graus de sofist4ca.ç~o.. ~ evider-.te que existe t.una 
parcela considerável .do v~lbr dos mesmos que corresponde a 
importaç~es. N~o há porque ~upor que ele seja muito menor do que 
à apresentada pela própria Embraer. Em ~lguns casos~ de produtos 
especialmente sofistic~dos da área eletrônica, ela é seguramente 
maior, a julg~r p~lo que ocorre no setor de produç~o de bens de 
emprego civil •. ~ interessante no~ar que· apesar da existência de 
uma considerável proporcionalidade entre prodtJÇ~O e importaç~o, 

ao longo do tempo, existem alguns anos nos quais, aparentemente 
devido AOS preparativos da empresa para iniciar novos projetos~ 
há um aumento da re!aç~o importaç~o/produç~o. 

Uma estimativa mais fidedigna do coeficiente de importaç~o 
do setor aeronáutico brasileiro teria que se ·basear numa análise 



do componente import~do da prodltç~o dos distintos fornecedores da 
ernpresa final e do peso relativo que os mesmos possuem na sua 
composiç~o do custo. Se supusermos, otimisticawente, que 15~ do. 
custo de produç~o da Embraer é constitltido de insumos produzidos 
por outras emprPsas sediadas no pais, e que o componente 
importado dos mesmos é da MPsma ordem do por ela ~presentado, 
teriamos que o coeficiente importado global médio no periodo 
analisado aument~ria em M8is 7,5 pontos percentuais C0,5 H 0,15). 

Entretanto, mesmo a desconsideraç~o desse fato, cuja 
exploraç~o e dimensionamento está bastante além do nivel de 
informaç~o propiciado pela Embraer, permite chegar, como veremos, 

·a resultados bastante preocupantes. Se atentarmos para os valores 
médi"os de exportaç~o e importaç~o Cque, como indicado, se referem 
apenas à importaç~a realizada diretRmehte pela Embraer>, o 
questionamento que faziamos em parágrafos precedentes ganha ainda 
mais força. De fato, a receita ''liquida'' n~o é de cerca de 123 
milhbes de dólares anuais, mas sim de apenas 19,3 milh~es de 
dólares anuais (123-103,7). 

R eHistência de uma alta dependéncia em relaç~o à importaç~o 

n~o caracteriza, entretanto, uma situaç~o de depend~ncia 

tecnológi~a. A autonomia tecnológica n~o se reflete 
necessariamente no ''indice de nacional~zaç~o''. Principalmente num 
ramo produtivo como este, de alta densidade tecn616gica e 
propositalmente submetido a uma estratégia de desenvolvirnento 
como a ~aracterizada no capitulo 4, o controle nacional da 

/tecnologia é uma meta mais importante do que a db aumenta do 
indice de riacionalizaç~o. A exist@ncia de uma sólida base 
cientifica e tecnológica é fundamental. Foi ela que ense.jou o 
desenvolvimento do setor aeronáutico brasileiro em moldes 
completamente distintos do automobilistico, até agora· controlado 
pelo, e tecnologicamente dependente do,- capital transnacional; 
apesar de apresentar um indice de nacionalizaç~o de quase 100~. 

Se as autoridades do setor aeronáutico tivessem perseguido·a 
•'miragem'' do indice de nacionalizaç~o, ele poderia ser hoje 
bastante ~uperior a 50~. Isto teria implicado na adoç~o de uma 
estratégia tecnológica totalmente diferente da que foi adotada. 
Ao invés de especializar-se em·-segmentos tecnológicos.nos quais a 
capacidade e vocaç~o, existentes ou possiveis, pudessem 
apresentar vantagens comparativas, como os de aerodinâmica, 
engenharia de sistemas (entendida basicamente como a capacidade 
de combinar componentpg de di5tintas procedências com a 
fuselagem produzida localmente>, fabricaç~o de materiais 
compostos etc, o setor teria se dedicado ''por igual'' à produç~o 

local de todos os componentes do avi~o. Para ter uma idéia do que 
isto implica basta menciona0 que o número de paises que fabricam 
motores aeronáuticos coM tecnologia própria n~o é superior a 
cinco. 



~ estratégia do aumento. do indice de nacionalizaç~o só tem 
sentido quando n~o há um controle nacional do empreendimento~ 
quando se parte de urtla fronteira tecr.ológica COY•hecida pela 
empresa estrangeira instalada no P~is. Neste caso, o único qlte se 
pode fazer no sentido de aumentar o ganho do Pais é estipular 
írtdices crescer-ttes de Y1acionalizaç~o e, assim, quotas de 
produç~o local cada vez maiores. O dominio da tecnologia por 
empresas nacionais, neste caso, n~o é-importante; seja porque n~o 
interessa ao Pais obté-lo, seja porque ele é inacessivel. Quando 
o controle do empreendimento está desde o começo assegurado~ a 
estratégia n~o tem porque ser uma de aumento do indice de 
nacionalizaç~o. O lPque dP opç~Ps que s~ abre aos responsáveis 
pelo empreendimento é muito maior, e isto ficou claro na seç~o 
4. 4. 

O resultado de uma estratégia de aumento puro e simples do 
idice de nacionalizaç~o faria com que o Brasil pudesse estar hoje 
produzindo r•C• País avi~es total;tleY"!te l'"laciortais. Estes~ pc•rém, 
poderiam resultar inadequados para a satisfaç~o das necessidades 
civis e, principalmente, militares do Pais. Estas consideraçbes 
vêm, novamente, corroborar a hipótese de que a lógica do setor 
aeronáutico brasileiro n~o é econOmica, como pretende fazer crer 
a argumentaç~o cor~ente. Além ·do que indicam qu~o dificil é 
optar sobt ... e o .. b,'::\lar,Ç0 11

• entre 11 autosuficiêncía 11 e autonomia 
quando a decis~o é puramente econômica. 

Nossa intenç~o, ao trazer novamente à discuss~o esse ponto, 
é colocar claramente nossa opini~o de que os critérios que devem 
presidir uma avaliaç~o em última instância da Embraer n~o s~o 

econômicos. O n~o-reconhecimento deste fato pelos seus 
responsáveis obriga-os a tentar jtistificar de forma pueril e 
inadequada, para n~o dizer ''desastrada 1

', um empreendimento que 
esté 1'fadado'' a ter que legitimar-se pela vi~ estratégico
r.lilitar. Ao ter-ttat""'em convertcer a opir-,i~o públi.ca de• êxito 
econOmico do setor <e aqui estendemos o juizo ao co~junto da IAB> 
est~o desempenh~ndo um pa~el um tanto ridiculo. O procedimer1to de 
tentar justificar um fato utilizando apenas os argumentos e 
evidências que o apoiam constjtui um claro sintbma. 

O setor aet'"'C•náuti_co brasileir••: um "er-tclave"? 

A observaç~o do gráfico abaixo, construido a partir dos 
dados da tabela, indica que, com exceç~o do~ ano~ de 1979 e 81~ 

todos os outros apresentaram valores de exportaç~o, importaç~o e 
produç~o que se situam fora da zona arbitrariamente definida como 

·adequada, lim~tada pelos valores exp/pro~ = imp/prod = 0,5 • 

.. ··· 
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Irrdeper-,deY"•temerfte de c~utras cor,sideraçôe.s, o exercício 
permite apontar algo de extrema import~ncia. Trata-se ·da 
artificialidade que o setor apresenta para a economia do Pais
vale a redundancia em termos ecnnbmic~=. A importaç~o de 
insumos eqMivale~tes a 50 unidade5 ·de valor para gerar um produto 
de 100 unidades, das quais 55. destinam-se ao exte~ior, n~o 

parece ser um bom emprego da capacidade prcdutiva de um pais. Se 
fosse possivel contabilizar o volume dos subsidias que a 
sociedade tem que alocar para viabilizar este segMento o 
resultado, neste -caso contabilizado globalmente, através da 
·introduç~o de critérios sociais, seria ainda mais mediocre. 

O gráfico seguinte apresenta o e~eito liquido externo do 
segmento. Como s0 pode constatar, ele é bem mais desfavorável do 
que o apresentado pelas duas outras empresas do setor. Os óltimos 
anos s~o os que têm apresentado uma situaç~o roelhor, basicamente 
em funç~o do aumento da exportaç~o. 
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Os subsidios e a impossibilidade de sua quar-,tificaç~o 

87 .. .. 

O par-tora ma r,lQSt r a do _até aqui, a i Y'1da que y,~c~ corresponda 
àquele divulgado pela Embraer, é, em muitos sentidos, favorável 
ao segmento. A partir de uma sólida estratégia de autonomia 
tecnológica, tornada possivel pelo esforço continuado de P&D e 
formaç~o de recursos humanos, respaldado por um continuo 
financiamento estatal, foi possivel, na década de _1970, ser-rtar as 
bases de uma indústria aeronáutica no pais. A partir de ent~o, o 
segmento apresentoY um crescimento notável, sobretudo quando se 
leva em conta as car ... acterístícas do cor,texto de deper-,déYtc:ia 
econômica ~ tecnológica vigente no pais. Ele tem-se mostrado 
capaz de satis~azer a· demanda das Forças Arn1adas brasileiras por 
avibes militares de média sofisticaç~o (bastante modestas, é 
verdade). Tem conseguido suprir satisfatoriamente ·o mercado 
interno e tem contribuido para elevar a capacitaç~o de- um 
conjunto de empresas fornec~doras de mat~rial aeronA•lticó, que se 
situam na fronteira tecnológica do pais. Além do que, tem atuado 
no sentida de aumentar a receita bruta de exportaç~o do pais. 

Pouco se sabe, e ftler-,os air-tda se cc.roentt-l, sobre os stJbs id i os 
que o segmento tem .recebido desde o inicio de sua fase 
propriamente industrial, que começa com a criaç~o da Embraer. 
Dentre eles, alguns extensivos à ind~stri~ de material bélico 
como um todo, cab~ destacar• 



(1) o mecanismo fiscal, acertado antes mesmo ~a sua f•Jndaç~o, que 
facultava, às empresas instaladas no pais, aplicar 1~ do imposto 
de renda devido n~ compra de aç~Ps da Embraer. Através dele, a 
Embraer re~ebeu um aporte de c~pital proveniente de quase 250 mil 
empresas, da O'r ... dertl de 350 mi lh~es de t1ólat"es, até 1986; 
(2) a transferência p~ra a EmhrAer, qu2ndo de sua criaç~o, do 
acervo tecnoló~ic do Centro Tecnolóqico da Aeron~utica, 

con5t itu.i.do de t"'ecut~~c·r~, ht_.trlltH"I0!5, t?quip.3rnentos, terrer-.o e o 
desenvolvimento do protótipo, já submetido a testes de vOo, do 
avi~o que iria se trabsformar no Bandeirante; 
(3) a ut i 1 i zaç~o der podet" de compt"'a de• Esta do, garanti Y•do à 
~mpresa um volume de ncomendas eq•Jivalente a 8 anos de produç~o, 
ao t"itmo Ot"'igiYtal de fabt"'icaç~o; 

<4> a decretaç~o, em 1974, após o acordó com a Piper, de uma 
virtual reserva do mPrcado brasileiro (na época o maior depois do 
.norte-americano>, para os produtos da Erftbraer, através da 
elevaç~o da taxa de importaç~o de avi~es leves de 7 para 50~; 
(5) a dispensa do pagamento de imp~stos . de importaç~o, de 
circulaç~o de mercadorias IICMI e de pr6duç~o industrial IIPII. 
Para ter-se uma idéia do que significa estes dois óltimos, basta 
mencionar que eles chegaram a ser responsáveis por 2/3 do preço 
pago por ~m automóvel brasileiro; 
(6) a implementaçào, pelo governo, de~um eficiente ••Programa de 
Exportaç~o de Material de Emprego Militar•• envolvenrlo vários 
ministérios e concedendo incentivos à exportaç~o, créditos aos 
comprado~es estrangeiros, etc; 
.(7) a- escandalosa concess~o (ern 1987, portanto já sob a égide d~ 
governo civil), de 100 milh~es de dólares provenient~s do ''Fundo 
Naciortal de Desenvolvirtlento Social", para o programa de 
deserovolvimento do caça a jato AMX. 

A lista 
provavelmente 
CCtFICE?d i dos à 

poderia ser alongada 
n~o esgotaria todos 

indústria aeronáutica. 

ainda mais, e, ainda assim,_ 
os 5Ubsídios que fctrar11 

A dificuldade de quantificá-
los torna impossível persequir o objetivo de realizar ur~a análise 
do tipo "custe' >< benefício 11

, como a que ser i i=-. adequad8. e 
necessária para eroitir um juizo abalizado sobre a conveniência 
para C• pais de seg•Jir s•Jbsidíando a IA8 .. 

Na realidade, e é importar-,te que isto seja er-,fatizr\do, a 
impossibilidade deste tipo de quantificaç~o n~o se restrinqe ~o 
setor de produç~o de armamentos. ~ evidente, por outro lado, que 
todos os outros setores da economia brasileira deveriarn ser , e 
isto talvez seja hlenos difícil do que no caso da IAB, merecer 
análises deste tipo. O ambiente de protecionismo ••frivolo'' que 
envolve o conjunto do setór produtivo brasileiro, deve ser 
minuciosamente analisado, de ·maneira a estabelecer os limites que 
devem ser estabelecidos pela sociedade num contexto de maior 
democracia e participaç~o. A atenç~o dada a esta quest~o no 
âmbito deste trabalho se deve, n~o somente ao fato de que o nivel 
de subsídio pat"ece set" bastante superioY' ao exister·,te Y10 cor,j,.tnto 
da economia, mas à sistemática atuaç~o-dos respons~veis pela IAB 



• • • • • • eern ocultá-lo, justificar.do, ao mesmo tempo, a exi5t~r.cia do setor 
ea partir de pretertSOS b~nefíciC•S eCOY"IÔrlliCC•S pat"'a Ct Pais. 

• N~o obstC\Y1te, a dificuldade de quar.t i ficat"' os subsidic•s 
ecortce~idos à IAB .,....~o dé most~as de pQdet"' ser signifiCativd.mer.te 

Y'eduzlda, é verdade fl'-'P eHlste urtlil terH.iéncia pari', que ''pistas 11 

.importAr,tes neste sentido sejam divulq.~1d.:\'S. pela iwpt'''~nsa .. MPr.os 
eccm o ir.tuito de avar.ç.7\t"' sigr.i"ficativa e sistematicarllente Y"ta 

.necessária quant i ficaç~(::t, P mê=\is de registrar esta tendêr.cia, 
apresentamos as informaç~es contidas na reportagem da revista 

~ej~·' de 14 .. 06.8'3 ... Referindo-se ao lar-.çamey,tc_. de• rtovo projete• da 
rmpresa, o E,.,_1B-145, elil ir-.clui informaç.-e5es a respeito do Atr1X .. 

• Segundo a empresa, o AMX teve seu custo unit~rio aument~rlo 

~e 8 para 18 rnilhôes de dólares, devido às rnodificaçôes 
.sol ícitadas pela FAB desde o inícic' do projeto, há or-tze _é\nos, r-.a 
concepç~o original do avi~o. Este fato l~vou a uma perigosa 

tliirninuiç~o das char-.ces de que seja possível recupet"'ar o 
einvestiweY"ItO realizados pelo Ministério da Aerór-.áutica Y"IO 

projeto. De fato, o custo atual do AMX é equivalente a 60~ 

~aquele do F-16 Y•orte-amet"icar,o, CC<'J"•Siderado um dos mais 
.. c,fist icados avi~es de combate do mundo, mais veloz e apto para 
fi•liss~~es de ataque a outros avi~es, ao c_c•ntrário do AMX, que 

destil""lê\ ao ataque ao solo • • • O montante ir-.vest ido até agora é de cer~a de 650 milh~es 

.:: dólares, e deve alcançar aproximadamente outro tanto nos anos 
1989 e 90. Isto sem contar os 2,5 bilh~es de dólares que o 

.c,vet"'Y"IO terá de pagar-· à empt---es.a pel•:,ç; 80 a v i ~es er,corner-,dados pe 1 a 
ff_AB .... A pouca di spo:•siç~o do Ministro da Fazer,da em cor,ceder C•s 

recursos neces~ários à continuaç~o. do projeto levou os 
e...espor-.sáveis pela Embt"'aer a justif'icar o apoio ao projeto, 
-estacaY,det os efeitos positivt:os que ele. ter---ia. Isso se dá de ttroa 

.[ilaY)eira muito semelhante àquela utilizada pelos fabriCantes de 
~rmamentos dos paises centrais, lançando m~o dos conhecidos e já 
·~..,iticados ar"'gltrlleY"•tos do SQir-, o"ff ecor,ómico e tecnol~~gico para o 
4f'et c• r c i v i 1 • , 

• Segur,do a Ernbraer o pr:ojetc• ·ao AMX ter""'ia: viabilizado o 
~rojeto e cor-,struç~o do avi~o Br .. ãsília, de empr""'ego civil, que por 
~ua vez está criar-.do ir.1poi·"'"t~r,tes possibi 1 idades Ccimerciais para a 
~mpresa e para o Pais; possibilitado a consolidaç~o de um parque 
.Ot"'mado pot"' empresaS de 11 alta tecnologia", impot"'tal"'ttes para o 
tfeser.volvimento ÍY•çfustt""'ial do Pais;. e perr11itido é) geraçi'to e 
absorç~o, pela empresa, de tecnologias necessárias ao processo de 

-eseY,volvimento t~cnológico do País • 

• a Em 
~or•t idas 
.mbraer, 
eecur~c;.s 

• • 

relaç~o a estes aspectos, cabe citar duas declaraç~es 
na reportagem refe0ida. A primeira é do presidente da 
referindo-se à necessidade de manutenç~o do fluHo de 

ao projet·=~: 



"Quando o govet""n•::• const t"'Ó i 
carrog ter~o de passar por 
pago". 

uma ponte, 
ela para 

n~o calcula quantos 
que seu custo seja 

R segunda é do Ministro da Aeronáutica: 
''Estamos adquirindo tecnologia e capacitaç~o industrial, e 
isto n~o se obtém de qraçA''. 

Essa espécie de debate em relaç~o ao setor, que talvez venha 
a se intensificar, é sem dúvida um ''salte de qualidad~·· 

relativamente à situaç~o até agora vigente, em que os 
responsáveis pelo setor n~o se sentiam obrigados a forne~er, nem 
mesmo argumentos como estes. A carência de recursos públicos para 
segttir subsidiaY1do o setor, a, dirnirtuiç~o da demaYtda 
internacional por material bélico, e a crise em que se encontram 
algttmas de suas empresas, pc•det .... á cay,formar lHO ambien~e propício 
para aumentar a transpar@ncia no setor. 

5. 5 Análise eco·ntlmica dc1 s~gmento foquetes e mísseis <Avibrás.) 

Como-já ~oi anteriormente indicado, este é o último dos 
segrslerttc•s da I()B que a:dquit"'e relev~'ncia ir,dustria.l e econômica e, 
t~mbém, eM ter~1os d~ exportaç~o. Uma série de fatores retardararn~ 
inicialmente~ a implantaç~o da produç~o de misseis, ~ de foguetes 
de alguma so~isticaç~o, do país. A Avibrás, empresa responsável 
_pela maior parte da produç~o industrial da bombas, foguetes e 
·1 ançadores só começou a apreserstar vai ores ·de produçÊfo e 
exportaç~o significativos no inicio da década de 1980, quando a 
Engesa já se situava entre as maiores empresas fabricantes de 
carros de co.r.flbate sobre rodas do rourtdo. 

Mais do que a Engesa, a Avibrás é extremamente-refratária a 
permitir que as características da -empresa sejam conhecidas por 
pesquisadores interessados na avaliaç~o da IAB. De ·fato, quando 
contactada para que permitisse nossa visita à empre~a, através de 
cartas e telefonemas, seu presidente respondeu~ mediante um 
telex, que o tipo de irtfot"maç·~_es que Y10S iYtteressava (valo·r"es de 
produç~o, exportaç~o, imporfaç~o, transferência de tecnologia, 
adoç~o de inovaç~es · tecnológicas, etc) n~o podiam ser 
fornecidas. Ao N~o obstante, à semelhança da Engesa, a Avibrás ter~ 

se preocupado crescer,t ertu~y,t e ceom a di vtt 1 g aç~o de seu deseropertho 
expot-tador.. Su.':\ estr.~téqia publicitÁria é, tc•davii.\, um ti":\..-,to 
diversa. Enquanto a Engesa costuma fazer uso da imprensa para 
tanto, a Avib~ás prefere fazê-1o através de "seu boletim de 
.nc•ticias deY;ç:.miYtado ''Espaço Aber ... to''. 

~o Na verdade, a outra grande empresa 
que tange à informaçâo, a Engesa, embora 
forma t~o ostensi~a, tampouco deu margem 
informaç~o fosse conhecido. 

mais ••problemática'' 
n~o tenha se negado 

a que esse tipo 

Y"10 

de 
de 
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O procedi rtter-.-to utilizado par" a "Y'astrear" a i nfor ... maç~o 
referertte à Avi bt .. ás foi bastante semPlhar-,te àquE?le da Er-tgesa. É 

por esta raz~o que esta seç~o ~presenta um greu de detalhe be~ 
menor do que o da correspondente à Engesa. Entretanto, a Avibrás, 
por n~o negociar aç~es na bolsa, ~~o consta dos relatórios da 
CV~I, que foram excepcionalmente óteis no caso da Enqesa. Por 
outro 1 a do, a pl-.... éY i a arh~ li se da Embraer e da Er,gesa .r-,os permitiu 
tomar com muito mais confiança os dados da ''Maiores e Melhores••, 
para os anos em que a empresa foi classificada entre as sc~q 
primeiras empresas do Pais, além dos dados proporcionados pela 
CACEX. A comprovaç~o, para o caso da Engesa, através do c6njunto 
de informaç~es conseguido, de que os valores de produç~o e 
exportaç~o veiculados pela empresa eram na verdade muito 
superiores aos reais, 
dados provenientes das 

deu -r-. os ma i o r 
for-ttes citadas. 

segurança a respeito dos 

A par'""tir de 11 pistas" de diversos tipos·, do acesso à CACEX, e 
da consulta a várias ediç~es da publicaç~o ''Maiores e Melhores··~ 

da Revista Ex_§lrtle_, foi possivel construir a tabela abaixo. O valor 
relativo à receita foi grosqeiramente estimado, na casa -dos 
milhôes de_ dólares, especialmente para os anos de 1979 a 81. Os 
de exportaç~o e import~ç~o s~o os proporcionados pela CACEX. 

Tabela 5.5.1: Produç~o, Exportaç~o e lmportaç~o da Avibrás 
(•ilhôes de dólares correntes) 

I indicadores 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 1984 1905 1986 1987 1988 total <édia 
• produç~o I 2 4 6 lO 15 25 46 37 221 282 185 391 150.0 1375 98.21 
I exportaç3o 0.2 o. 7 o. 7 I. 5 1.6 6.8 3.2 2.2 6.5 23.1 170.9 ao. 5 322.1 80.6 701 50.04 
ioportaç~o O. I o o 0.2 0.2 o.~ o. 7 9.2 25.9 8.5 27.6 56 47 21.0 197 H.OS 

• 1 fontes: "Maiores e Melhores•, CACEX e balarços da empresa 

• 
Um simples exame da tabela1 _permite perceber que a génese da 

Avibrás foi muito distinta da das· outras empresas analisadas. Ela 
iniciou suas operaç~es da forma bastante modesta, como indicado 
na seç~o 4.7~ e pau_latinamente foi alcançando um porte 
significativo~ ercquanto que a Embraer, e também em menor medida a 
Engesa, ''já nasceram grandes•'. As raz~e~ que explicam o pequena 
tamar.ho da enlpt""esa, até 1384, quar-tdo se ir•icia uín período de 
rápido crescimento, foram igualmente discutidas na seç~o citada. 
o· gráfico abaixo, confeccionado a partir dos dados da tabela 
permite uma vis~o mais clara da evoluç~o d~ empresa. 
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O gráfico mostra como a Avibrás manteve, até 1983, sua 

dinâmica de cr~scimento determinada pelo mercado i-nterno ou, em 
outras palavras, como a empresa se dedicou, q~ase exclusivamente, 
'ao atendimento das necessidades das FFAA brasileiras. Esta 
caracteristica também a diferencia das outras empresas 
importantes do setor. Em 1982, a empresa alcançou o seu primeiro 
pico de rec~ita, de 46 milh~es de dólares, que, entretanto, roi 
mais do que quintuplicado apertas d·:•is artos depois.. Em 1983, a 
empresa importou um montante de 26. milh~es ·de dólares, 
equivalentes a 70~ de sua receita. Este f~to parece indica~ que· a 

·empresa estava implantando a infraestrtJtura (cujo componente 
importado é sabidamente el·evado) necessária ~ara o ~umento de sua 
produç~o, que ocorreu já no ano seguinte. 

, . 
O ano de 1984 marcou o i~icio da f~se de expans~o acelerada 

da Avibrás. Segur,do a "l'rl'aiore_s e Melhoresu, a taHa de ct""escimento 
da empresa teria sido de quase 500~ no ano citado. é interessante 
notar, entretanto, que .o mesmo n~o ocorreu, como poderia se 
pertsar, e tem s.ido divulgado, em fur-,ç~o- dcts ver-1das externas. ié: 
verdade que elas cresceram em cerca de 200~, mas part-lcipaç~o das 
mesmas na produç~o da empresa reduziu-se de 17,6 ~ara· 10,5%. Foi 
só no ano seguinte que a empresa começou de fato a exportar uma 
~orcentagem maior de sua produç~o (r~zoavelmente elevada em 
tet ... fiH)S internacional~., air-,da qu'?' infP-t"'ÍOt"" à média da Enqesa). ~ 

provável que a expans~o na capacidade de produç~o da emprPsa, 
verificada eM 1984, tenha-se dado em funç~o da necessidade de 
satisfazer contratos internacionais de ven~a de foguetes e 
la~çadores, já vislumbradas; mas, a capacidade aumentada daquele 
ano foi orientada para equipar ~s FFAA brasileiras. 



t Com efeito~ ao que tudo indica, o aumento de receita 
ocorrido em 1984 deveu-se à produç~o das prirn~iras 12 unidades 

tdeos 140 FILA (Fíghting Intru<lers at Low Altitude), erocomendadas 
t pelo Exército brasileiro. E5ta er•cc,mer-,da, por .si só, j~ 

representava lJm salto significativo ~a ca~Rcidade f1e produç~o da 
~ empt"'esa, uma vez que ela deveria ser cumprida até 1990, o que 
t sigr-tificava um vc•lume de prod1.tç~o de 10 unidades por a-r1o ou cerca 
~de 100 mi lht.:':les de dólat""es. Se levarrtlos ern co-r,ta que a produç~o 

média anual da Avibrés, de 1975 .até ent~eo, era de 16 milh~es de 
~dólares, e que o picc1 de produç~o alcar-,çado em 1'382 havia s~dc:' de 
t 45 milhôes de dólat""'es, pc•de-se ter uma idéia de• que sigYtificc•u 
t essa encc•menda . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 

O que fica claro, portanto, é que, ao contrário da que se 
quer fazer crer: (1) a subsistência da empresa durante o seu 
periodo inicial ocorreu em funç~o das -encomendas das FFAA 
brasileiras; <2> o impulso que proficiado pela sua expans~o, que 
se ir-ticiou em 1'38't, fcd possibi 1 itad<O pc1r uma . e-rtcc.rneYtda do 
Exército;e (3) essa encomenda, independentemer,te do aumento das 
vendas externas que veio a ocorrer, já era suficiente para rnanter 
por dez anos uMa capacidade produtivA equivalente a duas vezes o 
pico de produç~o alcAnç~do pola eropre5a até ent~o • 

Os anos que se segu~m constituem uma boa ilustraqâo do papel 
"cata 1 isador" das eY•comer-,das internas, e" ao mesr110 tempo., d.a 
ft.tY•Ç~O de 11 amortecedor" que estas dPsernper,haril· eH1 benef.icio da 
IRB. R partir dai a Avibrás passou a colocar· sua produç~o, 
fundamentalmente, no mercado externo, e sua dinâmica de 
crescimento passou a acompanhar, mais ou menos, o padr~o já 
identificado ~o caso da Engesa . 

A efetiva entrada da Rvibrás no mercado intern~cional teve 
inicio no ano de 1985 modificando a· situaç~o vigente até alguns 
anc•s antes, qt..tar-,do a empr_esa p•::•ttco vey-,d i a para ü exterior. As 
maciças vendas do lançador de foguetes Astros II, à raz~o de 
aproximadamente 14 milh~es de dólares por unidade, pat"'a o Iraque, 
passaram a gat .... ant i r, a part.:i r da i as operaç.~es da empresa .. 
Mantéve-se, r1o entay,to., o 'rd.vel de aquisiç·~es das FFAA 
brasileiras, em cerca de 1·10 milh~es de dólares anuais. Este 
Ytível, come• já dissemos, represe-r,tc•U um 11 patamar 11 de prod•Jçg(o 
bastante sígni fica.t ivc• ·pat"'a o po::•rte inicial da empresa, e 
extremamente im~at~tante para viabilizar ~~ expans~o que se 
ve~ificou a part*r de ent~o .. 

No ano de 1986, a expeortaç~o d~ Avibrés caiu em 53~. R 
produç~o, entretanto, diminuitt apenas 35%, mostrando claramente 
como as encomendas das FFAA foram responsáveis pela mantltenç~o 
das atividades da empresa ·nuro Y"tÍ.vel razoável.. O ano de 1387 
assinalou o pico de produç~o da Avibrás. N~quele ano, a difPrença 
entre a produç~o total e a exportaç~o foi de apenas 69 milhôes de 
dóiares, f?nquant•:• que havia sido de 1'38 mi lh·~es em 13B4, 1.11 
milhbes em !985, e de 105 milhôes em 1986~ Isto significa que a 
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.Avibrás n~o pôde, naquele ano, cur~prir o5 compromissos que parece 
ter assumido com as F"FAA, de entregar os FILA à raz~o de 10 

.unidades anuais. Ao que tudo indica, os contratos com o exterior 
ta serem cur.1pri dc•s y,aq,-tele aYto ter" iam <)cupado to.talmente a 
• capacidade de pt"'ctdt.\ç~o da empt .. esA. 

t Jé no ano de 1988, entretanto, as exportaç~es caem 
.vertiginosamente em cerca de 75~. O impacto do término da guerra 
Ir~ x Iraque parece ter sido enorme nas perspectivas da empresa • 

• Pode-se dizer, com escassa probabilidade de erro, que este 
~ cc'r-,flito foi o pri·ncipal fator"" responsável pelo cresciwer-,to da 

empresa a partir de 1985. Ao contrário do que foi anunciado pela 
• imprer,sa brasileira y,o irdcío de 1'38'3, ao qlte parec:::·e segttir.do o 
• circuito já comentado de validaç~o de rnerotiras e esperanças dos 
t empt""esá.rios do setot"", n:3:o há pot""que esperar que a _queda r.as 

compras dos paises do Oriente Médio, ocorridas em 1988, possa ser 
t revertida. A argumentaç~o de que estes paises (inclusive o Iraque 
t e o Ir~) tenderi~rn a m~nter e até aumentar ~eu nivel de 
• encomendas de ar~1amentos n~o resiste a uma análise mais séria . 

• 
• 
• • 

A produç~o, por sua vez caiu ~O~, mostrando que já n~o Foi 
possível às FFAA gcn·"'al ... ,t·ir-lhe o nível de at ividadPs, CC•Wü viY,ha 
ocorrendo até ent~o. De fato, embora ern 198B a aquisiç~o das FFAA 
tenha se situado no mesmo valor de 1987, de 69- milh~es de 
dólares, isto n~o conseguiu impedir a ~ueda na receita da 

• ernpresa • 

• • Análise do impacto sobre o comércio exterior 

• • • • • • 
• • • • • • • • t 

• t 

Da mesma forma que fizemos no caso das outras empresas 
importantes do setor, realizaremos no trecho que segué uma rápida 
anAlise do desempenho da Avibrás no que respeita a suas trocas 
com o exterior. A tabela abaixo indica os valores relativos da 
exportaçg{o e irnpor"'taç~o da Avibr-•ás, ·ou a 11 deper.dé'f",cia 11 da Avibrás 
em relaç~o ao exterior • 

( 

Tabela 5.5.2: Valores.Relativts eel~ da Avibrás !~) 

Coeficientes 1975 !975 1'377 1978 
e•p/prod 20.0 35. o 17.5 25.0 
illlp/prod 10.0 o. o o. o 3.3 

lexp-iopl/p 10.0 35.0 17.5 21.7 

fonte: tabelas anteriores 

1979 
15.0 
2.0 

14.0 

1980 
45.3 
2. 7 

42.7 

12.8 4.8 17.5 
2.8 20.0 70.0 

10.0 -15.2 -"J2.4 

1984 1985 
10.5 60.5 
3.8 9.8 
6.6 50.8 

1985 1987 1988 
43.5 82.4 53.7 
30.3 12.0 H. O 
13.2 70.4 3'3.7 

< 

O gréfico abai~o, obtido a partir das duas primeiras linhas 
da tabela motra uma situaç~o intermediária entre a da Embraer e a 
da.Engesa, já analisadas . 
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Na realidad~,· o acúmulo de pontos próximo à origer~ n~o 

'significa muito, uma vez que as quar,tidades produzidaS n':'s ar.o5 
.correspondentes foi rnuito peque~a. Os pontos mais significativos 
.s~o os que correspondem aos anos de ~984 a 1987. Eles most.ram de 

forma mais fidedigna as caracteristicas da empresa, uma vez que 
•foi.só a partir dai é ql1e a mesma atingiu um valor de produç~o 
t significativc.. O gráfico evider.cia um elevado crescimer.tc• da 

dependêrtcia da empt""esa ero relaç~o ao mercado exterY10 para a 
~cómercializaç~o de seus produtos e, portanto, dadas as 
'caracteristicas da IAB, para sua própria subsistência ou o que 
t temos denominado como situaç~o de ''enclave'• em relaç~o às 
exportaç~es. A Engesa pelo contrário, veto orientando 

~crescentemente sua produç~o nos últimos anos para o atendimento 
, das demandas das FFAA • 

• O gráfico apresentado a seguir foi obtido a partir da ~ltima 
• linha da tabela anterior. Também neste caso identific~-se uma 
• situaç~o intermediária em relaç~o és outras duas empresas do 

setor. Em média~ para cada dólar de receita, a Avibrás foi capaz 
a de gerar, durante o periodo analisado, apenas 36 centavos de 

dólar de saldo liquido em relaç~o ao exterior. Para obter este 
desempenho, no entanto, a empresa foi obrigada a exportar, 

p durante o periodo analisado, 51~ de sua prodtlç~o. Note-se que 

• , 
• 
' I 
l 

esta proporç~o foi bastarlte m~is elevada nos últimos anos • 
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A exemplo do que fizemos para as outras duas empresas 
iMportantes da IAB, apresentamos, no trecho que segue, uma 
análise surnária do dpsempenho econômico-financeiro da Av1bràs. A 
tabela a.bai><o, COY'1Struí.da a partir da5 ir•fc•rrilaç~es divulgadas 
pela ''Maiores e Melhores'', permite avaliá-lo com algum detalh~. 
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~Tabela 5. 5. 3: Evoluç~o do desempenho financeiro da Avibrils 

~ 
(unidades: ver texto) 

• 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

~ _,__,_l,.,nd'-'ic,c_,_ad,o"-r-"es"-"po"'s_,___,_va"'l,_w=s"--'v_,.a""l-"p~os"---'-'""'l'-po=s'--'v"'a"-l--'po::.cs"--'-'va..L..Jl.o~L.Jlos vai 
2 receita n 65 n 73 n 76 n 37 86 221 70 282 144 IBS 

pos vai 
62 331 
3 10.4 
2 88.5 
. 56.9 

t 3 particip. 2 8.6 2 10.2 4 6.4 
~ ~ cresci•. 1 493 5 31.5 -40 
t 5 patr. liq. 74. I 73. 6 68.5 

6 lucro liq ·· 10.5 7.3 18.2 1.2 
7 2.2 
9 1.47 
(· 

~ 1 rentab. 7 H.2 7 9.8 2 26.5 
~ 8 pr<><f. 8 1.34 

9 liquidez 
~ 10 capitaliz. 
~ 11 endivd. 16 81 

~ 12 des.global 7 8 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
lt 
t 
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fonte: Maiores e Melhores da Revista EXAME 

Como se pode verificar pela tabela, a Avibrás foi a Qltima 
empresa impc.rtay,te da IAB a entrar y,a ·lista das 500 maic,res. 
Isto ocorrelJ em 1904, qu~ndo a empresa pas5au a ocupar a 86ª 
posiç~o em funç~~-de um crescimento de qu~se 5()0X; isto ~he 
·coYtferiu c' primeiro lugar ey,tre as ewpresas (er"stre as 500 
roaiores) com taxa5 de crescimento mais elevadas. Em. 1983, a 
receita da empresa chegou a cerca de 37 mi lhetes de dólare5, .:\ 
julgar pela taxa de crescimento indicada pela revista. Para os 
aYJC's aY"tteriores, até 1'380, iYtdica-se o valor da receita da 
empresa que ocupou a posiç~a 500. 

Em 1984, a empresa ocupou o segurtdo posto do "setc'r 11 

M~terial de transporte. Foi naquele ano que começou a definir-se 
o perfil claramente exportador qtJe a empresa_passou a apresentar 
nos anos seguintes. O periodo 1984-5 foi também de grande 
cresciroey,to:: a Avibt""'áS alcartÇOL\ a qui·nta colocaç~o entre as 
empresas do ''setor•'. Ma~téve, também, sua posiç~o relativa em 
termos de rentabilidade. Já o periodo 1985-6 foi bastante 
dificil. A empresa diminuiu em 40~ sua receita~ alcanç~ndo a 11ª 
posiç~o entre as 5(10 maiores empresas que mais contrairam sua 
receita, e o décimo sexto posto entre as mais endividadas. No 
periodo seguinte ocorreu novamente um g~ande cre5cimento, seM que 
no entanto a AvibrAs modificasse substancialmente sua cond1ç~o de 
endividaroento, ~ue a situa na primeira colocaç~o entre as 
empresas do ''setor••. N~o é necessário prosseguir na análi5e dos 
dados apresentados na tabela par~ poder identificar, no· caso ·da 
Rvibrés, a mesma instabilidAde no volume .de produç~o, e a mesma 
aparente contradiç~o entre a pvoluç~o da receita e o desempenho 
econOmico-financeiro, notado no caso da Engesa. 
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Esta seç~o objetiva fornecer uw partOl"""ama de cor'j UY1to da I AB 
~ partir das informaç~es e procPdimentos apresentados neste 
capitulo. As t'""essalvas já ir1dicadas, de que estawos tr--abalhando 
apenas com os tr~s seqmentos da IAB que apresentam maior 
relev~ncia econômica--empres~rial~ excltJindo, portanto, o segmento 
de produç~o de navio~ de querra, merPcem ser lembradas de 
partida. Na parte final do capitulo, utilizando outras fontes de 
dados e procedimentos, sPrá tentada a inclus~o deste segmento~ de 
~aneira a permitir uma vis~o mais abrangente. 

AlguY1S f'atC•)'""e5 porler•l ser citadc•s y-,ç, s·entido df? ju5tific.:1.r co 
Tatc• de que a coy,stt"""UÇ'~t::• dessa vis~o de cc•r•jur,tc• da IAB se 
restrinja apenas à análise de trés empresas: <1> as empresas 
analisadas s~o~ de longe, as mais relevantes, seja em termos do 
valor de sua produç~o, emprego, seja em termos da import~ncia do 
equipamento que prc•diJzem; (2) elas s~c· as úr-tiCas montadoras, C::•U 

terminais (com exceç~o de algumas sem express~o econômica). Isto 
sigrtifica que o valor da produç~o das demais empresas 
(forrtecedoras),. para os efeitos e grau de precis~o de y,osso 
trabalho, é ir-,tegralmeY,te repassado ao dHs er11presas ana;lisadas; e 
(3) tt""ê-\ta-se das únicas rJUe apresr-r;tam valc•res de eKportaç~.-.:· 
significativos~ como indicou a pesquisa realizada na CACEX, sendo 
que é justame~te o desempenho exportador um dos aspectos mais 
~mportantes do discur~o legitimador elaborado pelo setor. 

Na maiot... parte d~s ar-tál ises que efetuamc•s at.é aqui - das 
caracteristicas econômic~s~ tecnológicas e fiananceiras das 
empresas que constituem a IAB cada uma delas foi considerada 
como um conjunto. Isto é, n~o diferenci~mos, no ~mbito de cada 
uma~ a parte de sua estrutura destinada à produç~o militar. 
Entretanto, das três empresas analisadas, uma, - a Embraer
produz grande qttantidadn de equÍpMWPY"ItCIS de f?fflpt~ego CiVil e 
outra, a Engesa - tem reportado que uma proporç~o crescente de 
sua produç~o dirige-s~ ao mercado civil. N~o obstante, nem na 
primeira, e muito menos r,a sequnda, é possível ir-,dividttallz·ar 
est t""'ut uras ewp•·--esar i a i s, t ecr-,c;. 1 ó g i c as, etc, si gr-• i f i c.at i varner,t e 
distintas~ 1 , ou identificar outras razOes que levassem a proceder 
~e maneira diferente da que fizemos. Mesmo no caso da Embraer~ 
que apt"'esenta uma alta pt""C<PC•l""'Ç~O de produç~o civil, a ar-rál i se da 
empresa como um todo é fundamental, jus·tamente, para melhor 
entender a relev~ncia que apres~nta o fato de fabricar avi~es de 
emprego militar. Assiw, optamos p•:'r seguir o prc,cedimentc• 
Ütilizado, que aliás é o usual Y"1a literatura ÍYlterY,acior,al sobre 
o tema. 

1~ A n~o ser pelo fato, reiteradamente indicado, de que a 
pt"'oduç~o 

est~'""'utura 

dos a~i~es da linha 
ertlpt'··esat"' i R 1 da Ewbraer .. 

Piper pouco esforço dem~nd~m da 
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Na presente seç~o, entretanto, nossa preocupaç~o é expressar 
coM a maior fidelidadP possivel o significado econ6~tico da ~AB 
como um toda, e de cada um dos seus segmentos. O conceito da IAB 
constitui no entanto uma ''abstraç~a'' que _n~o pode ser a~similada 
ao conjunto das empresas qtle fabricam arma~tentos. Assim, torna-se 
impt"'escíYtd.í.vel., irtdivid•_lHliz.::n"', pelo rÔPY'tC•S em term{:tS de valor., a 
prc,duç~o e e><por-taç~o de rtlaterial de emprego militar e a 
importaç~o que as torna possiveis. Isto se mostrou bastante 
coMplicado para o caso da Embraer, e menos para o. da Engesa. Corn 
relaç~o à Avibrás, ao que tudo indica, sua receita oriunda do 
hlet"'cado civi 1 é desprezível, pc•dey,do a receita tc,tal ser 
considerada como proveniente da venda de armamentos, sem 
superestimar~ o movimento do setor. 

5.6.1. A produçbo militar da Embraer 

No caso da Embt .. 'aet"', a primeira providér-.cia Y1C• sent ide• de 
estimar os valores correspondentes à produç~o e exportaç~o de 
matet""ial de empt""egc• wi 1 itar, é retoi11ar as iY"tformaç·~es 

proporcionadas pela empresa acerca do número de avi~es 

produzidos e eMportado~. Entretanto, embora tenha sido 
solicitado, n~q _-nos foi informado o nómero d~ avi~es militares 
eMportados, o que obrigou a estimá-lo com hase nas informa~~es 
divulgadas, ao longo dos anos, na imprensa e nos anuários do 
SIPRI. Em consequência, como em alguns anos o t·otal das 
/exportaç~es de avi~es militares de um certo tipo (em especial do 
Bandeira11te>, conforme indicado nessas fontes, excedia o total 
exportada daquele tipo, optamos por considerar a estimativa delas 
como a mais correta. Isto se deve ao fato de que o Bandeirante, 
por excelência uro avi~o de propósito dual, foi importado por 
muitos paises do Terceiro Mundo para transporte de tropas. Isto, 
eventualMente pode ter dado margem à interpretaç~o, pela 
Embraer, ao produzir a informaç~o que nos f6i proporcionada, de 
que sua fir-.al idade era Ct traY.spctt~·te de 11 pessc•as" e, portanto, 
estes avibes deviarn ser considet-ados ~amo sendo de emprego civil. 
~ por esta raz~o que a tabela que segue n~o coincide 
integralmente com a apresentada na seç~o anterior, correspondente 
à análise da Embraer. 



Ti po5 e emprego; 

Bar.d. oi I. 
~Band.•il.exp 

Bra;i I ia mil. 
Bras.•il.exp 
Xingu mil. 
Xíngu líl.e<p. 

Tucano 
Tucano exp. 
~xavante 

Xavante exp. 
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Tabela 5.6.1: NUr11ero de avH'Jes militares prod1uidos e exportados 

1974 
13 

22 

1975 
27 
5 

24 

m& m1 
23 11 

3 

14 ~ 17 
3 

1978 
25 
7 

2 

21 
l 

1979 
9 

2 

15 
3 

1%0 
13 
4 

ó 
6 

1981 1982 
10 3 

12 

5 

24 
19 

I 6 

1983 1984 1985 198& 1987 1988 
14 o 6 
6 5 

o 

23 5 

22 5 
12 ~1 68 
5 20 50 
l 
5 

2 
2 

2 
2 

89 127 2& 
&5 95 10 

total 
154 
35 

4 
4 

56 
4& 

363 
245 
134 
27 

Da mesma forma que anteriormente, e partindo dos preços 
estimados para cada tipo de avi~o, calculamos o valor da produç~o 
e expot"'taç~o mil i ta~"' da empresa. 

Tabela 5.6.2: Valor estimado dos avibes Militares produzidos e exportados 
(Milh~es de dólares correrol>es) 

lipos e empregos 
Band. ail. 

~ Band.ail.e<p 

Brasília •i!. 
Bras.oil.exp 
Xingu oi I. 
Xir.gu oil.exp. 

Tucano 
Tucano exp. 
Xavante 
lavante e>~p. 
avibes ~ilitares: 
Total prod 
Total e<p. 
prod.mil/prod.tot(%) 

e<p.oil/exp.tot(~) 

1974 !975 197& !377 1378 1979 !980 1981 !582 1983 1984 1985 1986 1987 1988 total 

31.2 &4.8 55.2 26.4 &0.0 2!.& 31.2 24.0 7.2 o.o 33.6 0.0 0.0 0.0 14.4 369.6 
O. O 12.0 7.2 0.0 1&.8 0.0 9.6 0.0 12.0 O. O 14.4 0.0 ~ 12.0 0.0 O. O 84.0 
0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 20.0 
0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 20.0 
0.0 0.0 o.o 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 61.2 58.7 12.8 0;0 0.0 0.0 0.0 142.8 
o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 5&.1 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 117.3 
o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 73.8 122.4 1&0.2 228.6 46.8 653.4 
0.0 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 36.0 90.0 117.0 17!.0 18.0 441.0 

66.0 72.0 42.0 51.0 63.0 45.0 18.0 3&.0 0.0 9.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 402.0 
o. o o. o 9.0 o. o 9.0 9.0 18.0 3.0 16.0 15.0 o. o o. o o. o 0.0 o. o 81.0 

97.2 136.8 97.2 
0.0 12.0 16.2 

73.5 77.5 44.0 

77.4 128.1 71.7 49.2 &0.0 68.4 89.3 120.2 122.4 !60.2 238.& 71.2 1537.8 
0.0 25.3 9.0 27.6 3.0 78.5 80.1 63.2 9').0 129.0 181.0 28.0 743.3 

53.1 64.9 29.8 19.5 23.4 40.0 60.5 69.1 69.5 5&.0 54.9 23.0 47.8 

o.o 57.1 64.3 o.o 47.2 1.1 21.9 t.9 65.3 eo.s 107.9 tst.s ss.a 46.0 10.9 43.3 

exp.mil/prod.aii(~) 0.0 8.8 16.7 0.0 20.1 12.6 Só.! 5.0114.7 83.7 52.6 73.5 80.5 75.9 39.3 46.8 

Entretanto, co~,forme já foi anunciado em seç~o anterior, 
existe uma diferPnç~ significativa entre os valor~s de produç~o e 
exportaç~o estimados, e os reportados pela en1presa. Este fato 
levou-r.os a ''cc•t"'~'"'iqir"'" os V.::\lot-.... es CC1'nstantes d.;;s últiw;s.s duas 
linhas da tabela acima pelos quocientes entre as produç~es e 
expo~taç~es reportadas e estirnadas. 
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Tabela 5.6. 3: Valores "Corrigidos• de prod11ç~o e P<portaç~o oilitar da Eobraer 
<•ilhôes de dólares corrigidos) 

prod.•il· cor. 
exp.ai I. cor. 

H 
44.1 
o. o 

75 76 
62.0 49.3 

3.0 6.5 

77 78 
54.7 75.3 51.6 
0.0 15.7 4.9 

80 
33.5 
17.7 

81 82 83 84 85 86 87 88 total 
57.6 82.8 112.0 110.5 152.3 211.8 260.2 120.6 1284. I 
2.2 70.3 78.4 71.2 227.3 139.5 153.8 42.0 579.9 

Net caso da E.mbt"'aet"", existe uma difereY1Ça sigl"'tificativa 
no ~uquanto às implicaç~es da operaç~o da empresa eM relaç~o ao 
comércio exterior. Po:•r isto, pat--eceu-r.os cónver-.iente reprc•du.::ir a 
análise realizada para a empresa como um todo, mas tomamdo apenas 
seus produtos de uso militar. Para tanto, foi produzida a tabela 
abaixo e seguido um proc~dimento semelhante ao já utilizado. A 
Onica diferença em relaç~o aos dado~ já manipulados na seç~o 
anterior é que, na estimativa das importaç~es militares, tomou
se arbitrariamente um valor 30~ maior do que o resultante de 
simples p_or,deraç~o das irnport.::\ç~es totais pele• quociente er,tre a 
produç~o militar corrigida P a prorl•JÇ~8 tot~l. A introduç~o dPste 
''fator de COY'rPÇ~o'' busc~ incorp~rAr ~q nossa6 estimativas o fato 
sabido de que os produtos de emprego. militar. S~o mais intensivos 
em cornpo_ney,t es i mport êdos. 

Indicadores/ 
Coefici•ntes 
prod.oil.cor. 
exp.•i1.cor. 
imp.ail. 

(exp/prod) ai 1 
(iop/prcod)oil 

Tabela 5.6.4: Valores •corrigidos• da produç~o, e•portaç~o e iMportaç~o •ilitar 
!Milhôes de dólares) 

1974 1975 1976 1377 1978 1979 1900 1981 1982 1983 1984 1995 190& !987 1988 total 
44.1 62.0 49.3 54.7 75.3 51.6 33.5 57.6 82.8 112.0 110.5 !52.3 ê\1.8 2&0.2 120.& 1284.1 
o. o 3.0 6.5 o. o 15.7 4. 9 17.7 2.2 70.3 78.~ 71.2 227.3 139.5 159.8 42.0 579.9 
~6.7 ~4.1 39.6 5U 55.1 25.0 30.7 32.7 31.7 53.8 69.2 91.7 119.2 130.7 73.8 787.7 

(~) 0.0 4.9 13.2 o. o 20.8 9.5 52.9 3.8 M.B 70.0 64.5 149.2 65.9 61.4 34.8 45.2 
(~) .106. o 71.2 80.3 100.3 73.2 48.5 91.5 56.7 38.3 48.0 62.6 60.2 56.3 50.2 61.2 61.3 

(exp-imp//prod)oi-106.0 -66.3 -67.2 -100.3 -52.4 -39.0 -38.5 -52.8- 46.5 22.1 I. 8 83.0 9.6 11.2 -26.4 -16.2 
(j) 

No caso dA EngR~A, o ~ju~te necP~~àrio foi o de incorporar 
aos dados globais de produç~o, exportaç~o e importaç~o, já 
indicados na seç~a anterior correspondente, as estimativas 
fornecidas pela empresa à CVM a respeito da composiç~o de sua 
produç~o, também _j~ a~rPGentada. Semelh~r,tPm~ntP ~o que foi feito 
nc' caso da Embt"'ae"t"', jy-,trodu:::imets também t"JP.ste caso um ''f-3t.::.r de 
correç~o'' para as importaç~es, só que aqui de apenas l(l~, dada 

·que a intensidade em importaçôes _entre os poucos produtos civ1s e 
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militares que 
- marcartte. 

a empresa fabrica é, ao que tudo indica, Menos 

Procede·ndo da roar,eira irtdicada, foi possí.vpl coYtst" ... 'Jir a 
tabela abaixo. ElM cortténl pelo ftler,os uma ir-,congrt__tPncia (para o 
ano de 1975), derivada, par certo, da maneira como os seus dados 
foram ''garimpados''. Ela foi, n~o obstante, Mantida em funç~o do 
fato, já comentado, de que as export~çOes ~dvindas de um Mesmo 
contrato costumam dist~ibuir-se ao longo de vários anos. 

indicadores 1375 1376 1'377 1378 1973 1380 1981 1382 1983 1384 1985 1986 1987 1986 total 
produç~o 22 55 54 71 90 133 76 190 189 183 122 !07 99 79 1476 
e•portaç~o 27 21 H 65 89 88 34 128 147 185 28 53 87 74 1068 
iaportaç~o 2 I 12 5 33 20 5 32 50. 44 34 lO 11 lO 267 

~Nct case' da Av i bn'<s, Yt~O f' oi Ytecessár i o, pelas razôes 
acima i rtd i c:ad as, fazet .. q , __ te:\ l q uet .... Hjustl?. A t ~bel a a ela 
corr·espor-,de)"tt e é r~epr .... oduz i di=\ aqui s i.mp 1 esment e· para permitir uma 
vis~o de conj uY•t o. 

Tabela S. 6. 6: Produç~o, exportaç~o e imporlaç~o da Avibrás (US$ =ilh~sl 

indicadores 1975 1976 1977 1978 1973. 1980 1981 1382 1993 1984 1985 1986 1987 1988 total 
produç~o I 2 4 6 10 15 25 46 37 221 282 185 391 150 1375 
exportaç~o o 2 2 7 3 2 7 23 171 81 322 81 701 

i•porlaç~o o o o o o o 1 9 26 9 28 56 ~7 21 197 

A pa~tir das informaç~es apresentadas acima, referentes às 
tr~s ewpl-"'esas anAlisarias é possível, fi.r,a]mente, ·iY'1iciar-• a 
análise conjunta do desempenho da IAB. Antes porém, é conveniente 

.relembrar uma das ''incorreç~es simplificadoras'' qtje fomos 
introduzindo até aqui. TrAt~-se do fato de n~o estarmos 
con~irlPranrio, n~ An~li~P rhAli:Arla n~~tr c~pitulo, a pr0d•Jç~o 

na v a 1. Como pt ... (':-r,let i do, tent c?\r··emos i rtcorpoy·ar, l"tO f i -r-ta 1 der_: ta 
seç~o e ainda que de uma forma precéri~, os dados relativos a 
este segmentt":t .. 

A coy,st ·r·uç~o 
primeiro 
relat iv;a a 
Ernb~·-·0\Pr .. 

passe• 
1974, 

da tabela de valores tCttais, qtH? segue é o 
dessa avaliaç~o. Desprezou-se ~ informaç~o 

existente com· confiabilidAde ap~Y~as p8rA a 
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Tabela 5. 6. 7: Produç~o, exportaç~o e importaç~o totais da IAB !US~ •i lhllesl 
Indicadores/ 
Coeficierotes 1375 1976 1377 1378 1373 138(1 1981 1382 1383 1384 1995 1986 1987 1988 total 

produç~o 85 106 113 !52 !52 182 !59 319 338 521 556 504 75(1 350 4285 

~ exportaç~o 30 2'3 ~3 82 95 113 33 200 232 279 426 273 569 197 2607 

i•portaç~o 46 ltl 66 60 58 51 38 73 129 122 153 185 189 105 1316 

exp/prod!~l 35.6 26.9 38.5 53.6 62.7 62.0 24.8 62.9 68.6 53.6 76.6 5lf.2 75.8 56.2 60.& 

i~p/prod !~I 53.8 38.3 59.0 39.4 38.3 28.1 24.0 22.9 38.3 23.3 27.5 36.8 25.2 30.0 30.7 
e-i/prod !~I -18.2 -11.4 -20.5 14. 2 ~ 24.4 33. 9 0.8 39.9 30.3 30.3 49.1 17.4 5(1.6 26.3 30.1 

Como no caso da análise individual de cada seqme~to/empresa 
utilizar-se-á o auxilio de gráficos. O primeiro gráfico apresenta 
a produç~o da IAB, i·ndividualizando a cC.ntribuiç~o de cada 
empresa. A primeira ''surprPsA'' que Ple contém, mas que já podia 
ser apreciada pelo exame da tabela é que existe uma enorme 
diferenç~ entre as cifras que ela contéffi e aquelas publicadas 
pela imprensa. o 

Gt"'áfico 5 .. 6. 3. 1 

Producao do IAB 

A p\-""<::odttç~o rí1Pdia no per{•·)do t·f::?ria JSido cJe cer"'CM cfp 3(1,-1 
roilh~eS de dólarAs ~nuais, dP5Mentinrlo tot~lr~ente A inf0rM?Ç~O de 
que o se-tüt"' e~te~_r"'ia, dl?sde o ir•ici•:• dos 80, apreser-.tal'"tdC< ur11a 
pt""cddÇi:tü aY•unl de até 5 bilh~t:?s de dólares. Nc• seu '~ano de v-nr~·", 
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que ocorreu ew 1987, IAB apt-eser-.tou uma Q.'C.•d_g-'=!~~-º· de 750 mi lh~es 
de dólar--es, inferior ... , pt:•rtanto, mesmo às cift"as de expgrt_<?-_Ç~Q 
divulgadas pela irtlpt"'ensi:\ 1,..10 iYtÍcic• d•:'s anos oitenta. 

O~tra con~t~t~ç~0 imrnrtAntp ~ttP o qrAfico ~PrmitP é ~ rl~ 

expans~o, mais ou mertos continua, da protJuç~o de arma~tentos no 
Brasil, desde a implantaç~o do setor. Durante. o periodo 
analisado, que abrange os catorze anos que v~o d~ 1975 a 1988, a 
IAB só apresentou crescimento negativo em.três anos: 1981, 1986 e 
1988. O gráfico qtJP segt1e, elabor~do a partir da produç~o ~nual 

total do setor, revela com maior propriedade este fato. 

Gráfit:'O 5.6.3 .. 2 

Prr_H-jt,lcnn lAR 

-~- --
!13 ( 1 .!.0~)~--~- . .._ __ 

Como se vé, apesar da situaç~o d~ relativa instabilidade e, 
mais recentemente de evideYtte "ct ... ise 11

, pela qual estiver-... am 
passando o setor e suas empresas mais iMportantes, a produç~o de 
armar~entos tero aiJrner,tAdo SPnsivelmente nos 6ltimos anos. Este 
dese~penho se dPve, sobretudo depois de 1982, ao aumento -da 
Pt"'e<duç~o da Avibrás, cr:•mo se p•-:•de apreciar se desconsiderarmos a 
parte superior de cada barra do gráfico 5~6.3. 1. De fato, foi o 
grande ct"'e~-:;cimPYtto rfa flY''O:•dt.tç~r::.• da f:)vibrás a partir de 198Lt que 
permiti~l qtle o setor rn~is que duplicasse sua produç~o entre 1qA3 
e 1987. ~ importante ressaltar que a n~o-consideraç~o da produç~o 
da Avibr~s iy,rlicar"'iM 1 nR Vf?rdMde, •_u,la estaqY••"'-Ç~o reJr.~t1va de• 
setor a partir de 1982 e até 1987, quando ent~o ela decr~sceria 
violentamente a um nivel próximo ao do final dos anos setentà. 

_/· 
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O gY'áf i co 5 .. 6~ 3. 1 rnostt""a t.=\mhém a q1.1eda ocoYridct em 1 '388 .. 
Mais do que a má situaç~o financei~a que ~flige as empresas que 
o constituem, ela prenuncia, pelas raz~es que iremos abordar 
posteriormente, sérias dificuldades para o futuro do setor. 
Essa situaç~o, entretanto, n~o deve merecer surpresa .. As r~z~es 
já apontadas nos capitulas iniciais, em particular no segundo, e 
referentes à dinêmica da produç~o de arMamentos·à escala mundial, 
mostram como ela é rPlat ivamente comum nas indústrias de 
armamentos dos·p~ises'centrais. Muit~s dP suas grandes empresas 
têm apresentado sensiveis quedas na rentabilidade e grandes 
dificuldades financeiras durante periodos mais ou menos longos em 
que, n~o obstante, mantiveram-se no mercad6 e expandiram sua 
produç~o. Como já mencionamos, as barreiras à saida s~o elevadas 
neste setor. 

A ,;;mál i se 
desenvolvi me1'"1t o 

·que fizemos sobre o processo 
da IAB só tende a reforçar, pelo 

os 11 desvios comportamentais'' observados a nível 

de implantaç~o e 
mer-,os até agora, 
internacional. O 

que nos leva a perceber como natural o paradoxo observado. Como 
mostra o gráfico 5.6.3. 1, os três segmentos/empr~sa apresentam um 
comportamento bastante distinto ao longo do tempo, no que tange à 
sua participaç~o na produç~o do setor. ~ interessante constatar 
que, apesar disto, a participaç~o das mesmas, computado todo o 
períc•do-ar-,al isado, é extremarller,te seimelhante, como Y"10S mostra c. 
gráfico que segue. 

Gráfico 5. 6. 3. 3 

Produr::::t:Jo IAB 

PQrtlclt,.-.H .. "'O<'.> cl~.ls <!"l1Ptesow ( 197~-6&) 

• 

N~ci nos ocorre nenhuma raz~o que possa explicar este ~ato. 
A n~o ser que suponhamos a existência de ttM interesse, ou de um 
acordo, no Ambito das FFAA em manter um certo equilíbrio entre a 
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capacidade de produç~o nos vários tipos d~ armamentos fabricados 
por cada uma das P-fllpl· .... esas. Nc•t e-se fllJe rt~o se está f a 1 ando de 
aquisiç~a, ur~a vez que, como s~ verá, é bastante distinta a 
participaç~o das FFAR na aquisiç~o dos armamentos produzidos por 
cada segmente•. A lógica de funciortawer-tto e Ot""ÇJanizaç~o- da 
corporaç~o militar n~o .justifica, entrRtanto, esta hipótese. 
Entre outros, está o fato de que nAda - permite afir~ar que, em 
funç~o das caracteristicas das FFAA brasileiras fosse necessário 
manter esse equilibrío na capacidade de produç~o. A hipótese 
tampouco é legitimada pela ob5ervaç~o do comportamento ao longo 
do tempo, e da dinêmica normal de funcionamento do setor. 

A evoluç~o das exportaç~es do setor é mostrada no gráfico 
apresenta do a seq ui r•. 
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Gráfico 5.6.3.4 

Exportocoo do IAB 
J.-..uftlclr><:J"".::OU ~jQy <etllj)ot"~VOY 

--~~~----------------~ 

"" "'' ""' "" '"' 
= 

~ digno de nota o grande crescimento das exportaç~es da IAB 
ocorrido no periodo. De fatb, no ano de 1987, a exportaç~o 

alcança um valor quase três vezes maior do que em 1982. e quase 
quinze vezes maior do que em 1981. ~- irlteressante observar, por 
outrc• lado., como .-:• aumento da expot .... tr.l.ç~o da Avibrás é 
responsável pela mantJtenç~o do crescimento das vendas extern?s do 
setor. Caso a exportaç~o desta empresa, que se torna 
sig~ificativa somente a partir de 1ge5, n~o fosse considerada, a 
tendéncia observada seria a de uma queda mais ou menos continua a 
partir de 1984. Neste caso, é também importante ressaltar que a 
queda só n~o teria sido mais pro~unciada dado ao efeito de 
coMpensaç~o que as exportaç~es da Embraer (devido as vendas 
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externas do Tucano) tiveram sobre a q•Jeda apresentada nos valores 
da Engesa. Com efeito, a Engesa, que vinha apresentando, desde 
1975, uro cre5cirner-tto prat ic.amev,te cont ÍY"IIJO, -:entra, após c' ano de 
1984 num periodo de diminuiç~o das suas exportaçôes (e em menor 
medida, devido ao efeito amórtecedor das encomendas das FFAA na 
sua produç~o >.. \ 

Er.t r e as í "'P 1 í c.'lçi"'e~ desse f ate., duas rnerecern ser 
ressaltadas. A priMPi~a t'el~~iona-~e Ao a8pecto propaq~ndi~tica 
que tem caracterizado o d~senvolvin1ento da IAB. No início dos 
anos oiter,ta, quar-,do se ir,iciava a nviagern dos bi lh~es de 
dólares''~ a Avibrás era uma empresa totalm~nte desprezivel, 
principalment~ ern tPrmos de PMportaç~o. Entretanto foi somente 
graças a sua contribuiç~o de 320 mi.lhôes de dólares <56~ do 
total>que o setor conseguiu alcançar, em 1987, decorridos sete 
anos da trajetór~a, o seu pico de exportaç~o, de 570 milh~es de 
dólares. O que queremos enfatizar aqui é que, mesmo quando 
er,carada como ~~hi~_"fu_tL~h....:i:XJkir,g_,· o sor-,ho dos bilhi:":íes de dólares, 
ou até o valor nada desprezivel de 570 milh~es de dólares, era 
muito dificilmente imaginável no inicio da viag~m. O crescimento 
da Avibrás n~o tinha como ser antecipado pelo eng. Whitaker, seu 
principal idealizador; ao que parece, dado ao clima de rivalidade 
que a imprensa diz e~istir entre ela e a Engesa, e tampouco seria 
desejado_ .. Ironicar,lente., er,tretaYtto, f~·i a empresa ·rival à s•_\a a 
que finalMente tornou reais, pelo menos em parte, os sonhos do 
11 Czar 11 

.. 

A segunda implicaç~o refere-se à import~ncia que parece ter 
t·ido o drive importador dos país~s do Oriente Médio, sobretudo o 
ocasionado pelo conflito Ir~ x lt"aque, Yto desemper-.hq da IAB. É 

muito sintomético o fato de que uma horizontal traçada pela 
c~rdertada das expc·Y·t aç~es de 1 '388 er.contra a correspondente a. o ar-• o 
de 1982, qui:\ndo as ey,cornendas -rer;ultar-,tes dt:• referido ~triv:_~ 

coweçaraffi a ser entregues. A coincid~ncia se repete quando se 
verifica que, descontando as vendas da Avibrás, o valor da 
_exportaç~o de 1988 é o mesmo da de 1980. 

Em suma, o que as informaç~es disponiveis parecern indi.car é 
que a IAB n~o apPn~s tem derivado seu crescimento do seu 
desempenho exportador, mas que desta forma - e para tanto, ela 
tem servido Menos ao interesse do Pais, e mesmo ao do conjunto de 
Sl,as FFAA, do que ac•s desigvdos de outros países, eY"•volvi.dos ern 
conflitos para os quais bem caberia a panfletária denoMinaç~o de 
11 fraticidas" .. Na ver··dade, como procur~remc•s mostt .... ar mais adiante, 
n~o haveria uma co~1tradiç~o de fAto entre o interesse da parcela 
hegernônica das FFAR e a opç~o exportadora da IAB. 

Os dois gráficos seguintes' ir•dicam, à semelhar.ça do que .já 
foi feito para a prndiJÇ~o, a participaç~o dos totais anuais e de 
cada empresa no total do p~riodo. 

.. 
I 

I 
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Embora seja ainda sensivel uma tendência ao crescimento das 
exportaçbes, ela n~o é t~o marcada como a da produç~o. Os anos 
em que a exportaç~o apresenta crescimento negativo s~o os 
mesmos, mas a flutuaç~o é nitidamente maior do que no caso da 
produç~o, refletir-1do o já comentado papel "amortecedor" ou de 
''volante'' que representam as encomendas das FFAA (apesar d1sto, a 
particÍpaç•o das exportaç~es de 1987 no total, de quase 22~. do 
periodo, é ainda roaior do que a da produç~o, de 17,5~>. Isto 
fica ainda mais claro no Gráfico 5.6.3.7, que analisaremos a 
seguir. 

A participaç•o de cada empresa no total global do periodo 
n~o apresenta o equilibrio notado na produç~o. Foi principalmente 
o peso de seu desempenho passado (a alta participaç~o da Engesa- e 
a muito recente importância assumida pela Avibras), o que faz com 
que a participaç~o da Engesa fosse substancialrnente maior que a 
da Avibras. 



GráficQ 5.6.3.6 

Exportacao IAB 

F'o;Jrtlclpocoo duu empn~.'U<J.:J ( 1 e7G-88) 
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E:mbroer (32.::2,.,;) 

Os gráficos que seguem dedicam-se à análise do 
comportaMento das importaç~es de insumos para a produç~o de 
equipamento Militar. O pri~1eiro deles permite uma vis~o global do 
voluffie de importaç~es em relaç~o ào das exportaç~es e da 
produç~o. Antes de abordar a quest•o das "importaçees é 
cor-.veniente e><plorar ... a ir-,formaç~<=:t que ele pr"oporcic•na por agregar 
os aspectos até aqui COfllentadc•s separada.meu~.e, relativos à 
prc•duç•o e à exportaç•o. 
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O gráfico permite observar claramente como a evoluç~o do 
setor esteve determinada pelas eMpprtaç~es, indicando uma 
dinâmica de crescimento totalmente dependente de causas externas. 
Na verdade, esta afirmaç~o só pode se~ entendida na medida em que 
se tenha em·conta duas quest~es. A primeira é relativa a uma 
caractet""ística da indústt""'Ía de armament~·s a r-rível i_ntet'rtacioy-,al., 
que é a de que ela produz "se<b encomeY.,da". Isto é, a produç~o 

n~o é simplesmente ''realizada no mercado''. Na verdade ela só 
ocorre caso exista um me~cado previament~ assegurado atr~vés de 
ecomendas. Assim, uma queda n~ produç~o, ao contrério do que 
ocorre com a indústria em geral, nunca chega a ~er uma surpresa
Ela é o resultado inexoráVel de n~o terem ~ido firmados contratcrs 
de venda no periodo ant~rior. ·De certa forma, a antevis~o de que 
r•w:• ano seguir,te a p~'"'Od'JÇ~o vai cair.... (e com ela, pelc1 menos 
tendencialmente, o lucro> estimula as en1presas a reforçarem sua 
press~o no sentido de promover suas vendas. ~ a{ que entra A a 
segunda quest~o.; 

.·As empresas que integram o s~tor de produç~o de armamentos 
.costu~1am op~rar Pm quatro mercados distiY,tos e com dinâmicas 
determinadas p~~tirahtente de forma indep~nder)te. Os mercados dos 
seus pt""odutos de erc1pt'"·eg.-:• civi 1, i·nterno e eHter...-,o,. n~o apreser,tam 
nenhuma particularidade, e podem servir como uma alternativa-
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aida que limitada - para evitar um nivel ·indPsejado de capacidade 
ocic•sa. O mercr"'do militar Íl'"•terYto é, por excelêrtcia, 
"irtstitucic•na 1 .. , estar-tdo sua dir.~wica determir-tada, em últ iwa 
instância pelo poder de· press~o ou convencimento dos 
responsáveis pelo setor junto ao Govern~. O mercado militar 
externo exige um outro mecanismo de convencimento do cliente. 

No caso brasileiro, a produç~o para o merca~o civil n~o é 
muito impor"'tante, a n~o set"' Yto .caso da Ernbraer .. Mas, até C:•Ytde 

pudemos notar 7 est~ empresa n~o o tem usado como uma alternativa 
conjuntural ao militar. Já o mercado militar exte~na, que para a 
grande maioria dos paises que produz~m armamentos é marginal~ no 
caso brasileiro é o ma-is importante. N~o tanto quanto foi 
repetido in~meras vezes pelas autoridades e divttlg~do pela 
imprensa. A participaç~o de 95~, das expartaç~es ha produç~o, 
tornada célebre pelas afirMaç~es da dupla Whitaker-Figueireda 
ficam, na realidade, mais próximos aos 60~, em média, durante o 
periodo. As empresas brasileiras atuam, fundamentalmente, como já 
foi apontado, em funç~o do mercado externo. Mas el~s-dispôem de 
uma ''válvula de escape'', preciosa e bastante efetiva, para 
protegerem seu YIÍ vel de verodas. Tr'at a-se das cofllpras das FFAA 
bt'~asi leiras. Na al"tál i se referF?nte a cada 'Jm dos segmey-.tos já 
havia sido indicado como nos anos em que as expartaçôes eram 
baixas ocorriam compras internas que tendiam a ''suavizar'' a queda 
na produç~o. Isto pode ser verificado também no caso do conj~•nto 
da indú8tria. Na VPr~Arie, o quP sé observa num drtPrMinado ~no é 
ft ... utc, das açôes dos vtu·--ios tipos que te\-~r11inaw resultar-tdo, ou n~o., 

em contratos de fornecimento no ano anterior. 

O que estamos sugerindo é que as ~FAA tendem a atuar 
responsiva~Jente às flutuaç~es db Mercado externo. Isto pode-se 
dar, seja através de um Mecanismo de diferimento das encomendas, 
cowo o utili:zadc' pela FA8 nos primeit~os anos da Embt ... ae~--, seja por 
meio de um ~istema de tomada de decis~es de compras emergenciais, 
que entra em aç~o sempre que a empresa_ em quest~o emite um sinal 
de que os contratos externos est~o aba-ixo de um· certo nivel, 
desencadeando as ordens de compra. ~ claro, entretanto, -que 
devido ao porte das FFAA brasileiras, e à dificuldade de dispor 
de t..,ec-UrSOS nY"I~O endet"'eÇados 11

' 0 pape} de 11 Vá} VU 1 a 11 q lte pCtderll 
desemper-1har as compr"'as ir-.te_rr-tas é 1 imitadc• .. 

A exportaç~o de armamen{q~ nunca ultrapassou o valor dos 570 
roilhOes de dólares alc~nçado eM 1987, estando na média do periodo 
1975-88 situada efll 186 roli lhtles de dólarPS arouais. Ou seja, Y"oada 
semelhar-.te às cifr--as de até trés bilh·~es de dóL~re-s q~.te o ~:t""B_ís 

estat ... ia eHpol·"'t.ando desde c:- ir-.ícic:- dc•s a1'""aos oitf::"?nta. Noss.a 
percepç~o, portanto, é a de que a realidade está bastante aquém 
dos dados publicados. •~á que· constatar, n~o ·obstante~ o 
crescimentc·· que a ind•~tstria de armt:\meY".tc•s aprese-·ntc•u dur-·aY•te o 
período recessivo em que esteve mergulhad~ a economia 
brasileira. Ela foi ttm dc~s pouc.::.s setc•res industriais a 
apresentar taxas positivas de crescimento da produç~o e emprego. 
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Nesse periodo, noticias publicadas no Brasil e no exterior 
davam CC•l'tt a do bom deser11peY"tho e~x pol'"'t a dor dessa indústria, 
induzindo intencionalmente a opini~o pública a confundir o valor 
das exportaç~es cc•m C• 11 1ucro'' que ela estat""ia trazendo ao Pais. O 
texto que segue está orientado a eMplorar e, de certa forma, 
desmistificar este equivoco. 

A observaç~o do gráfico anterior pprmite antecipar o qtle é 
mostrado com mais d~t~lhP pelos sRguintes~ R evoluç~o da 
participaç~o das importaç~es ao longo do período segue rnuito de 
perto a da da produç~o. As raz~es para tanto est~o na_difictJldade 
em ''substituir importaç~es'' que o setor, p~l~ sua natureza, 
apreser.ta. S~o, ademais, pleYJaroer-.te dedutí.veis das estratéqias 
tecnológicas e empresarial presentes nos três segroentos e, em 
particular no aeronáutico que, compreensivelmente, é o Mais 
ir-,tensivc• em impcq."--taç~es. 

Gt·áfico 5.6.3.8 
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Como indica o gráfico seguinte, o relativo equilibrio, 
existente em terrnos de produç~o das trés empresas, transforma-se 
num flagrante desequilibrio no que r~speita à participaçào nas 
importaç~es. Isto revela, em boa medida, a maior complexidade e a 
menor ••compler~entaç~o'' apres~ntadas pelo segmento aeronáutico. 



i 
8 

Gt"áfico 5.6.3.9 
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EmbrOI!!Ir (64.,7") 

Os gráficos que seguem abord~m a quest~o das implicaç~es do 
desempenho do setor em relaç~o ao cornércio exterior. O primeiro 
deles apresenta seu ''coeficiente de enclave''. 

Gráfico 5.6.3. 10 

Coeficiente de ''Enclave" da IA8 
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Como se P?de observ~r, ter~ diminuido nos últimos anos a 
dependéncia do setor em t"'elaç~o às iroporta:c~es .. l5to, à priweira 
vista poderia ser tomado como uma evidência de existência de um 
11 prc,cesso de subst ituiç~o de importRÇ(':IP.s 11

• f~ontudo, o aurnento da 
dependéncia em relaç~o às exportaç~es, tern que ser interpretado 
semelhantemente com mais detalhe. Se levarmos em conta q•3e o 
setc,t"" é um aqr--eqado de ernpt"'esas que produz.er•l bens distiY,tos., e,. 
coy,sequentertlE?Ytte., cor~1 

11 ÍYtciices de nacional izaç~c•'' dist int~"::rs, e 

orientados em qratJS diferenciario para o merr0cio externo., 
podet .... E'hlOS pel"·"cebr.~r-· adequa~:L·-:nflf?.YJte as causas da evoluç·~c.o recente 

ir-tdicada Y"10 gráfico .. 

R análise individua.l realizada para cada empresa mostrou que 
a diminuiç~o da depend~ncia em relaç~o às importaçbes do setor se 
deveu, Y1~0 a uma mod i f i caç~o desta re 1 aç~o ao Y1 :i v e l de cada 
empresa, o que estAri·a rPflPtindo um proces~o de substituiç~o de 
insumos importadas na produç~o, que ·poderia ter importantes 
implicaç~es do ponto de vista tecnológico. O fato da Rvibrás 
possuir um grau de dependência de importaç~es muito menor do que 
a Embraet"' (dadas as cat"'acter:i.sticas dos produtos que fabrica)., e 
também do que a Engesa, associado à grande participaç~o na 
produç~o que ela passa a ter a partir de 1983, s~o as raz~es qLte 

explicam a situaç~o observada. Na que respeita ao aumento da 
dependência em relaç~o às exportaç~es, a causa está, também, 
relaciorlada à Avib) ..... áS.. F·:·i o gt"'ande aumeY,to r--ç:ocente de sua 
produç~o e, ~1ais do qtte isto, su~ ai~da m~is recente orientaç~o 
expcq· ... tadot"'a, que explicam a teY"1déncia eobset"'vada .. Na vet"'dade., se 
desconsiderássemos a eHisténcia da Avibrás, o desempenho do setor 
até 1983, em termos do valor de produç~o, e até 1984, em termos 
de exportaç~o, em nada se alteraria na prética. 

Com o objetivo de individuali2ar a põn-t icipaç:>lo de cada urn 
dos segmentos/empresas na geraç~o deste comportamento, s~o 

apresentados a seguir os valores globais (para o conjunto do 
periodo) referentes a cada uma das trés.empresas. 
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Gráfico 5.6.3. 11 

"Coeficiente de Enclave" da IAB 
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Tomar•do os valores globais do periodo representado pelo 
Ql .... áf'icc·,- podemos ver"' que o setor como um todo orientaou 617.. de 
sua produç~c~ pe:n"'a c• eHtet .... ior e, pare::\ tar.to, foí obriqado a 
importar insur~os num valor igual a i1~ do que produz. Isto é~ 
para cada cem dólares que prod0z, sessenta tiveram que ser 
vendidos no exterior (frequentemente de forma gravosa para o 
Pais>, de Maneira a possibilitar a sua sobrevivência. Desta 
produç~o, uma parte correspondente a 30 dólares foi remetida para 
fora, a fim de pagar ';=•S ins•.tmos de vát"'Íos típc•S .que utiliza. Ou 
seja, o Pais produziu cem dólar"'es pat"'d obter um "lucro" !j. __ q!~t_j_Q.Q., 
com as exportaç~es, de trinta dólares. No caso da Embraer, o 
''lucro'' liquido em funç~o do comércio exterior foi negativo. De 
cada cem dólares produzidos a empresa exportou 58, mas, para 
fazê-lo, teve que importar 59. 

O óltimo gráfico indica o ''efeito liquido em relaç~o ao 
exteY'ior~' da opet·""!?Ç~O da IAB. Apôs uma fMse irdcial er11 que este 
efeito fc•i negativo, a indústria entr"ou, a partir de 1381, y,t_Uil 

periodo de comportamento m~is aceitável~ Novamente neste caso, e 
pela mesma t-a:z~o, foi o crescim~r-tto da pB-rticipaç~c• da Avibrás, o 
principal responsável pela Mudança. 
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Gráfico 5.6.3. 12 

Efeito E'< terno L rquido da IAB 
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A análise feita até aqui n~o levou em conta,· pelas razbes 
que reiteradamente apontamos, o segmento naval. Sem pretender 
aqui sanar esta hipótesp simplificadora, o que seria impossivel, 
é importante indicar as principais distorç~es que ela introdu2iu 
na análise conjunta realiz~da e, ao mesmo tempo, mostrar como 
elas absolutamer1te Y"1~0 invalidam as conclus~es já apor,tadas, Y'1ern 

tampouco as que ser~o posteriormente enunciadas. 

A principal alteraç~o que 
respeito aos valores da produç~o 
a export~ç~o do segmento naval 
período. 

teria que s~r introduzida diz 
e importaç~o da IAB, uma vez que 

foi desprezivel ao longo do 

No que respeita à produç~o, nossa estimativa contempla os 
vários projetos de construç~o de navios levados a cabo pela 
Marinha. N~o é possivel, Pntrptanto, conhe~er o valor real destes 
projetos. Aliés, cabe ressaltar que, se esse tipo de inforrnaç~o 
estivesse disponivel para este e para os outros seqmel,tos da IAB, 
sua utili.zaç~c~ per--mitiria um 11 ccw·,tt"'apeontcj" eHtrer11ameY"1te válido 
para a análise d~senvolvida n~stP capitulo. Ele introd•Jziria urna 
dir,1ens~o de ç_~.g?.J .. 9 ___ '('._'ª'5.\.1, daçiC• que perrnit iria iY•cluir urna parte dos 
subsidias outorgado~ pelo governo à produç~o de armamentos. Uma 
abo-r"'da9..J?.J:!L_~i;,...r.)._§.t ituci_ç~al'' desta Y1atureza, que privilegia a ótica 
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à que realizamos, de tipo 
aspectos produtivos. e 

avanços no conhecimento do 

De qualquer forroa, e como já fbi indicado no capitulo 4, 
Y1c•ssa estimativa da prqduç~o do segmento naval YtO pet ..... íodo 
estudado, a partir, n~o do valor ~os projetos de ~onstruç~o dos 
navios e><ecut ados no AI"'IH.T, roas do preço ir,terr,HciOYti1.l médio 
destes, é de que ela tent1a-~e situ~do num valor n~o inferior a 
1,5 bilh~o de dólat ... es. Isso elevaria c• total da produç~o do 
set.ot ... , dos 4285 rni lh~es de dólares, indicados Yta tabela 5. b. 7 
para cet ... ca de 5, B b i l h~es de dó 1 ares. 

No que respeita à importaç~o dos insumos de produç~o e de 
componentes para a construç~o desses navios á única alternativa 
seria a de obté-la através de uroa estimativa do ''indice de 
nacionalizaç~o'' do segmento. Se a ~ixarmos em 50~, o que n~o 
parece excessivo, dado o cor.hecimer-.tc' que temos do- segmer&to, C• 

valor da impot"taç~o repcn·"tado rta tab"ela iy,dicada aumeYttaria 
significativamente. Ele passaria de 1315 milhees de dólares para 
cerca de 2 bilh~es de dólares. Em consequência, os valores das 
razOes médias do periodo estudado, expressas na. tabela citada, e 
reproduzi_dcts na segur.da colur.a da tabela abaixo, seriar,, 
alterados da forma que segue: 

Tabela 5.6.8: Indicadores de desempenho da IAB incluindo o 
segmento naval (~) 

coe~iciey,tes 

exp/prc•d 
imp/pr•od 
(exp-irnp) /prod 

ex c L seg. r·oava 1 
51 
31 
3(1 

"totc3'l"IAB 
45 
34 
11 

Como se pode inferir dos dados da tabela, a análise 
realizada sobre as impl~caç~es da opera~~o do set.or no comércio
internacional do Pais, caso repetida incluindo o segmento naval~ 
apresentaria t"'esultadc•s ainda meF10S legitiro.adc•res de. ponto de 
vista ecor,brnicc•. De fato., .: C• 11 coeficier,te de enclave" seria 
alterado., dirnir,uindo a Dependê.ricia das expc•rtaç~es e aumey,tar-.dc~ a 
das importaçôes. R semelhança do que já haviamos apontado, ele 
y,gcc, rsos pat .... ece cor-,veY"tier,te em terrnc•s da cor-.st it•Jiç~o de uma 
estrutura produtiva ~dequada para o Pais (e ai entra 
evidentemente uma opini~o normativa digna de discuss~o). O 
indicador que !?Xpressa o que denor,liY",amoS 11 efeit'c• exte.ry,c' 1 iquido" 
seria air,da. mais med:ioçt"'e do que a já comey,tado. 

Para cor-,cluir., repet irnos o "exeTnplo'' refet"'ido em outras 
partes deste capitulo. A IAB, para produzir cem dólares é 
obrigada a negoci~r no exterior 45 dólares de sua produç~o e, 
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para tan1:o prPcisa r~MRter para a exterior 34 
9-~---ç~-ª ~t~ __ ç ~~f! ____ q _Q_l_a _l.':"': t?-~---~-~.R r Ç•_Q_ ~-~ ~J .. P.f! ~~-ª.._tA F:t , a 11 

a 1 a rei ~_t...!~~-:t.~ t ... i ª--Q.êt"' ~.!..º-.:-' a p_~_'Qa s _ç~y-, z e q ó_ l a r e s 

Conforme mostramos, a incorporaç~o do segmento naval à .nossa 
análise, ao invés de tornar o panorama mais ameno para os que 
pretendem legitimar a existéncia da lAB, basead~s em arqumentos 
de y,~ttn"'eza ecor,bwic~""\, e er11 parti cu lar c•s relacic•nadas ao 

comé~cio exterior do Pais, o torna mais preocupante. Assirn, dado 
que a inclltS~o do seqmento naval só viria a fortalecer as 
conclus~es a que est~mos chegando em nos5a an~lise, mantPremos, 
y,o que segue deste capitulo, a hipóte5e ·simplificadora de 
associar a IAB apenas às três empresas até aqui analisadas. 

Uma vis~o de COl"l j1Jnto da IAB 

Para encerrar esta seç~o, e avançando um pouco mais na 
perspectiva que nos possibilita a inclus~o do segmento naval em 
nossa análise, montamos o quadro abaixo, que oferrece uma vis~o 
de conjunto da IAB. Nele aparecem os quatro segmentos, 
assimilados às quatro instalaçees fabris responsáveis pela 
produç•o de sistemas de armas brasileiros IRvibrás, Engesa, 
Embraer, Arsenal de Marinha do Rio, de Janeiro). Para cada uma 
delas é ir-tdic8rlo c' V8lot ... da produç.~~ ... ) !!:'J)_i __ t .. ?~. em bilh~es de 
dólares, no ~período 1975-88, a relaç~o exportaç~o/pro~uç~o e 
i mpCtrt aç~o/ produç~o, e a m~o-de-obt"'a e·r,lpregada.. A1 ém destas, 
existem uma série de outras empresas, em geral fornecedoras de 
compc•rtentes., de irtlport~ncia ·variável pat"'a a fase firtal de 
mortt agem. S~o apr"'eser,t adas, a i Ytda, outras duas emp'r ... esas 
tet"'mir,ais.. A Orbita, recer,temer-,te criada através de urna 
assc,ciaç~o ertt'r"'e a Engesa e a EmbrBer, para a produç~o de 
roisseis, mas que ainda n~o ap,~esenta nenhurn resultado 
significativo em termos de produç~o. E a Helibrás, criada no 
ir1icio da década dos 80, mediante uma "joir1t ver-,ture" com a 
Aerc,espat i ale, pat""a a p't"'Ctduç~o de h e 1 i cópteros, mas que em "furtç~o 

das dificuldades de várias ordens que veio enfrentando terminou 
sendo incorporada pela Engesa, sem que até o momento ap~esente 
uma melhora sensivel no seu desempenho. 

Irtdica-se, t arnbérn, os de P&D das três forças, 
resportsáveis em rnaior ou me-nor medida, pelo deser.volvirnentCt dc·s 
armamentos fabric~dos. A p8rticip~ç~o e importência dos mesmos~ 
além de distinta tem variado consideravelmente ao lor,ga do 
periodo apontado. O CTA, por exemplo, que teve um papel 
fundamental durante a implantaç~o do segmento aeronálttico, 
definindo um ''modelo'' posteriormente seguido pelo Exército, teve 
s~a import~ncia sensivelmente diminuida posteriormente.. No caso 
do Exét"'cito, o fl11xo de P&D paY'a a irtdúc;tria parece ter-se 
orientado basicamente para a Bernardini (n~o indicada no quadrG}, 
embora tenha sido significativo nos primeiros anos da Engesa. * 
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5.7. A 
êli.Qgr~.c ~o 

SIPRI'"' 

c;ç._r~_P.§::\t:'. ~-ç r!º--~r~ .. tr:~.---a_s ____ g_~ __ t_irl] __ ê.:t .. t::{-ª2L__q '2._? __ v_ªJ.-º.!"-~_? __ <1_f?.. 
e imps:~t~t..f\~~ç~-~~t--od•Jzidª--~çç:.r:l as da us~~con e do 

Os resultados obtirlas na seç~o anterior, acerca do 
desernpenho e, pri\'H·:::i.p,-=\lfllPnte, d.-"J. 11 Vet"dadeit"a gt"i::\r,deza 11 da Ir'IB, 
sugere que se tPnte veriricar sua confiabilidade utilizando 
fontes e procedimentQs além daqueles explorados neste trabalho. ~ 

o que será feito nas próximas duas Seç~es. Esta seç~o destina-se 
a efetuar uma cohlparaç~o entre as infç:.rmaç~es sobre os valores de 
exportaç~o de armar~entos br'asileiro5, até aqui.apresentadas, e as 
divulgadas pelo SIPRI Stockolm International Peace Research 
I r,st i t ut e, rto seu arv.tát·' i o, k}ot"l r.:l __ ()_:ci~a~fJ-~r~t.2___êr:!s;t_l)j_2.23_!:fi1Etrflent
SIPF3.J_Y._~~r:J=1.·;;~!..:;' __ 1:_._, e a United S-tates At"'ms Cor•treol ar.d DisarrnarneY,t 
~gertcy, USnCDO, em sua publ icaç~o arn .. t~l !rJorld Mt_!_j._j;-ªr:-L 
Exper.dittn ..... es a!td Arws Tt ... ansf_~:t..Q. 

Será também feita uma comparaç~o, embora de outro caráter, 
uma vez que se constitui mais propriamente numa aqreqaç~o, entre 
os dados de importaç~o estimados por nós e os divulgados por 
essas agéncias. Os dados de produç~o, cuja estimativa se revelou 
t~o problemática, n~o podem, entretanto, ser verificados a partir 
da informaç~o desSPS org~os, uma vez ,que a preocupaç~o dos rnesmos 
se limita ao comércio de armamentos. Na seç~o segu1nte, 
utilizando uM~ outra fo~te, o Orçamento da Uni~o, iremos tentar 
testar sua coerência. 

Q_m:._ob].__~_çl-~_~i ~"'• f o~--roa_ç~~-~c•l2.t"'e o 
brc:\si leit"'Ct 

armas e 

Vários autores têm comentado o fato de que a informaç~o 

sobre o comércio de armamentos da maioria dos paises ~~o é 
registrada de maneira confiável nas estatisticas de comércio 
exterior. Isto c~corret .... ia, em primeiro lugar, pot"'que c's sister,las 
de classi~icaç~o do comércio exterior n~o s~o SIJficier,temente 
especificas em relaç~o às mercadorias de emprego militar. Em 
segundo lugar, porque n~o tem sido adotado um sistema único capaz 
de permitir comparaç~es fidedignas. E, finalmente, porque muitos 

s..:=: Entre 
seçg(o, e~t '2(c,: 
anos>, Sivard 

as fontes bibliográficas usadas na elaboraç~o desta 
Bt"'ZC<SJ{a (1981, 1982>, Saraiva (1'387), Sipri (váY"ios 
(1385). 

s.~N: O Intet""'natioy-,al Institute of Strategic 
di vu 1 ga, em seu ~-~iJj_:E__E:\~ ... y__ __ Ba lA!JJ;.~, apel'"1as os 
principais contratos de fornecimento entre paises, 
uma cobertura e detalhe inferior às outras fontes. 

Studies (ISS) 
valc,res dc•s 
apreseYtt ar-1do 



países simplesmente excl~..tetn c.s armctrnentc•(5 qas 
ou os "escondem" er11 iteY•s dF? u~o c i vi 1. 

suas estatistic~s, 

Comentários deste tipo foram ·os responsáveis pelo pouco 
crédito dado pOl"" y-,ós, no iy-,:ícic' da real izaçi':to deste trabalho;, ao 
valo~ das estatísticas proporcionadas pela CACEX. Como indicamos 
na seç~o 5.2., elas n~o se constituem nurna exceç~o ern relaç~o ao 
padr~o internacional. O sistema de cla~sificaç~o é falho, o que 
leva à conclus~o de que, por eHPmpla, o Pa~s nunca pxportol' um 
carro blindado. Além di·sso, há um nitido propósito de ''disfarçar'' 
equiparneYttos de uso wilita.r. O qLte, diga-se de passa~em, é 
a parent erner-.t e cont t""8.d i tório com a 11 propa g ay-,d a •• v i a o i r• c h amer.t c. 
dos valores de exportaç~o, realizada pelos empre~ários .•• De 
qualquer forma, os cuidados que tomamos terminaram por permitir 
estimativas mais confi~veis do que as 'apresent~das por essas 
agéncias para o caso bra~ileiro. 

Vejamos como operam as dua~ organizaç~es citadas, de rnodo 
montar uma estrutura de informaç~es paralela à proporcionada 
pelas estatisticas oficiais de coMércio ~xterior, que 
possibilitam o acompanhamento do comércio de armamentos a nivel 
mundial. E, o que é mais importante p8ra nossos objetivos, quais 
s~o as diferenças existentes entre elas que, inclusive tornam 
desaconselhável comparaç~o ou a utilizaç~o conjunta de ambas. 
(ver p.e><. Blackaby e Ohlscor-o, 198;C:). 

pelo 
A diferença entre os 

armamentos publicados 
seguintes raz~es: 

dados 
SIPRI 

relativos ao 
e pela USACDA, 

cor11érc i o 
deve-se 

de 
às 

(1) a USACDA lttili2a a categoria de material de emprego militar 
em suas estatisticas de expor·taç~o e importaç~o, que iriclui arrnas 
·leves e equipamentos de duplo pr~pósito, como caminh~es 

militares, bem como muniç~es, uniformes, etc. O SIPRI restringe 
suas i FtfCJr ... maç~es às at""mas de gf·'ande pot""t e ( rnaj_Ç!.f'_~!?_?Qqr:~§. ou 
sistemas de ar .. mas). A cateqot""ia material de emprego roi li f ar
obviamente inclui ~ de sistemas de armas, o que tenderia a fazer 
com que o valor d~s tray-,saç~es de materi~l de emprego-militar, 
registrado pela USACDA1 fosse superior ao correspondente aos de 
sistemas de armas, divulgados pelo SIPRI; 
(2) a USACDA inclui componentes para repatenciamento e manutenç~o 

dos armamentos, enq•janto que o SIPRI só inclui peças de 
reposiç~o, e ainda assiM apenas para as aeronaves. Seu valor é 
calculado como uma porcentagem sobre a preço base (40~ para 
avi~es de combate, 25~ para os de treinamento e transport~, e 50~ 

para os helicópteros); 
(,3) c• SIPRI ir·,clui, r-.as importações de cada país que produz 
armamentos sob licença, uma ''correç~o para mais•' devida à 
existência de contratos de licenciamento de tecnologia. Assim, é 
estimada uma proporç~o variável da produç~o cuja realizaç~o, 
teoricamente, só poderia acontecer devido à importAç~o de 
tecnologia. A USACDA apenas registra o valor das importaç~es de 
material bélico. Ner-,htJflla àets duas foYrtes registra as impot""ta.çbes 
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de r,,atérias-pr'"'ima.s, peças e cc•hlpnYH?ntes -(-,pcessá·f·ia.s à pt"'C<dttc:;~o 

dos armamentos, embora a LJSACDR d~clare que inclui nas suas 
estatisticas os comporrentes eletr0,1icos importados; 
(4) a USACDA utiliza como refpr@ncia as informaç~es coletadas 
pela CIA a respeito dos v~lores de transfe~éncia efetivamente 
praticados, através de compra à vista e à crédito, de escambo. ou 
a título de ajuda militat"'. A met.odo_loqia utilizada y,~o é 
iy,fot"'rnada.. O SIPHI., basPia sua estatística Y"1a infot"maçi':o 
diVtJlQC\da fl•~•r Ufll Ytt\r,lPrJ"::• CCtnr;idP.~""áVRl de pUbl iCr::\Ç•~eG., 
especializadas ou n~o na área militar, adotando, como critério de 
validaç~o de uma transAç~o, o fato dela ter sido registrada por 
pelo menos cinco fontes independentes- A informaç~o ·relativa ao 
número de unidades de sistemas de armas registrado é ponderado 
pC!t"' ur11 ''vetor"" dr pr··eço!';'', cort5tt· ..... uíf1c• pele• ·~.eu pessoal técrsicc., de 
maneira a expurgar o efeito das tral1saç~es se realizarem muitas 
vezes de acordo com preços diferentes dos normalmente praticados 
YtO ftle"t"'cado; e 
(51 a USACDA registra o valor dãs t rar-tS ferêrtci as realizadas. e 
pagas no ano referido, e n~o o valor de contratos, cuja execuç~o 
costuma prolongar-se por vários anos. O SIPRI pro~ura absorver o 
impacto deste fato mediante a utilizaç~o de séries em que s~o 
computadas médias móveis qUinqUenais. 

,o._,s,___v"-"a,_,lc:c:o:•cct'_,e=:_=s'--'=d-e"'--e"-'~poY'ta~ç~_-d_e ___ ar.I2J_arner..!.!;_g.? ___ br_~_s_j leit-:.f·S~\ma 

~.Q.C\l"'8Ç~O 

Erobc•ra cc•nt r a ri ar,rlo as recomer,daç_~es ex i st eY"1t es Y"1a 
literatura, con~id~ramos conveniente constr11ir a tabela abaixo_ 
Ela indica os valores de exportaç~o brasileiras de material de 
emprego militar <USnCDA>, para o per{odo 1975-85; sistemas de 
armas (SIPRI); e dos at"fllar,leY",to~ pt"'oduzidos pelas três empresas 
mais importantes do setor <Avibrás, Embraer e Enqesa) 1 segundo a 
CACEX, para o periodo 1975-87 elaborados por nós. Os dados -da 
USACDA foram extraidos dn últir~o a~uário (que só contém a 
informaç~o até 1986), e os do SI~·RI foram obtidos de uma·list2gem 
especial proporcionada pelo banco de dados daquela instituiç~o. 
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Tabela S. 7. l: Est imat i v;ic:. de eilportaç~o. spgl.mdo divPrsa~ fonte;. 
<•ilh~Ps de dólrtre~ correntes) 

fontes 1975 1976 1977 197_8_1?I'U2ªº-!J8Lt9B2 1 9Jll .. J~81l9_85_J]B6__jJ~~HlLJt87 
USACDA 30 BO 80 100 110 140 170 675 130 b25 330 120 2530 2590 
SIPRI 23 14't 121 112 105 250 273 231 331 276 178 189 363 2240 2603 
CACE X 30 29 43 82 95 113 39 200 232 279 426 273 569 1842 2410 
SIPRI/USACDA (~J 78 180 152 112 35 179 160 34 261 44 54 158 87 101 
CACEX/USACDA (~J !OI 36 54 82 86 BO 23 30 178 45 129 227 71 93 
CACEX/SIPRI (~) 130 20 36 73 91 45 14 87 68 !OI 239 144 154 82 92 
MEDIA 28 84 82 98 103 168 161 369 234 394 311 194 2224 

P-HM 200 258 226 331 355 250 217 221 276 513 333 486 
IUSACDA e CACEXJ 

Como 5e pode Ct::•r-,statar pelo exame da tabt?la, c•s v2.lores 
registrados pelas duas fontes internacionais guardam uma relaç~o 
bastante errática ao longo do periodo, embora os valores totais 
sejar11 sigFdfic,::..tivarllente pt""Óximos (87i4}. Tal ccdYtcidé'Y.,cia., é 
surpt"'eendent e., uma vez que, coYtf orwe i r1d i c a do,· existe uma 
diferença r~zoável entre as categorias utilizadAs pelas duas 
agências. Já o valor da CACEX 13

, correspondente à exportaç~o das 
três empresAs mais i~port~ntPs do setor, é consistPmente inferior 
aos valo~ ... ;;,r:; t"'rpo~"'t,":l.rlo::-•r.:-· pc•t... ;,r,Jh,;\s .35 fo,...,tF?s, até 1':J85; ser,do ,':.:\. 
diferença média de 71~ para a USnCDA e 82~, para o SIPRI. 
Entretanto, se ~6 caso do SIPRI (para o qual se disp~e de 
i r.formaç~o 
1985 e 87, 

até 1987), adicionarmos os dados correspondentes a 
vet ... emCts q'Je a discrep~y-,cia diminui cor.sideravelroer•te 

(passando a 92~1-

O gráfico abaixo mostra as três estimativas, bem como o 
valor médio das mesmas para o periodo analisado. 

i..3 A express~o 11 estimativa da CACEX", lado a lado com a da 
estimativa da us·Ac.nn .:O'-t SIPR I, é aqui usada apenas objetivando 
siMplificar o texto. Ela n~o é produzida pela CrlCEX, mas sim por 
nós, com base nos dados desta instituiç~o, através do 
procedimento explicado. 
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Gráfico 5. 7 .. 1 
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O g-t"'áficc• pP.t"'ftli.te observ?.r que sortler-,te a partir de 1984 a 
''cstimativ~ CflCEX'' ultr~p~ss~ a do SIPRI. n s~ri~ dp valores 
médios, també~ colocada no gráfico, mostra uma razoável 
aderér-1cia cor11 a da ''CACEX 11

, devidc' a existértcia de uma Certa 
conpensaç~o ao longo do tempo entre os valores da USACDA e os do 
SIPRI. ~ difi~il explicar o comportamento relativo dcis dados do 
SIPRI e da USRCDR entre 1982 e 1984, quando eles apresentam uma 
tendência de evoluç~o antagônica •••• Desta análise, podemos 
e~trair as seguintes conclus~es: 

(1) as três séries de estimativas (embora referi ndç,-se a 
categorias n~o-coincidentes> apresentam uma disparidade-bem menor 
do que seria de se esperar, tendo em vista a literatura 
internacional sobre o tema (em especial os trabalhos do SIPRI e 
da USACDA>.. Du~s raz~es,: no Ytosso erttertder igualmente 
plausiveis, podem ser aventadas para tanto. Ou o grau de 
imprecis~o com o que se opera é suficientemente elevado para 
mascarar as diferenças de conceito, ou, no caso b~asileiro, a 
exportaç~o de rnaterial bélico se restringe apenas a sistemas de 
armas. 
(2) pctl·""' outrc' lado, essas estimativas s~c· suficientemente 
próximas pc:n·"'a ~t ... ,;:~beorar"" a hiº-º.j;ese d-~~~-e_lLi_~~t~!:!çia de IJ.rtl~ 

si § t enl_.$ t i c ª--~---çL~_.?._"tç._r:ç ~c~---~-Y't"t_ t""e os -~p._]._g~_L_Qj_Y!:!1.9..§_d os A~_l _ _ç§ 
r~-~P_9I.!.'2_'ª-~~-;_!:} _ _peJ .. 'ª-_ _.lf!'ª-._ê __ '2§._e_L~!;--i 'Lª~!l~n-t. .. ~-y_~r i f !_ç_ê_gg~; 
(3) a diferença eHistente entre os valores das exportaç~es das 
três empresas mais importantes do setor, registrados pela CACEX, 
e os divulgados pelas fontes internacionais é suficienteroente 



pe q u e r, a p a r a J ~ !l.X t _ ~- n~ a_r~-- q ____ p 1::!;·.~ ~.rl.A m e.r_• ~ ç~_. __ _p·:;~:c.__rL() !? ___ a q_q_~ ?_d __ q_~-- _ç1 ~-
Ç...f!!'l§.tft~ r~ t:.__Q_ ___ ç;_q_)'"~j .. IJX}:t ç~ __ çt_q __ ~.P~Lq c_ __ s;s:~.fl.l~~-----?.gJ)_çl._q_-ªi?-'ª-~- !11 iJ.~-~-~J-~ U.!-.-.\ e_l_ ª.\?. 
enlp__t..::-_e~a~. Deve-se y,otar que as estimativas da USf=ICDA e do f:),IPR! 
teriam incluido, além das ~xportaç~es computadas no valor da 
CACEX, as e><portaç~es de alquns pequenos rtavios de guerra 
fabricados pela MacLaren e outros <SIPRI>, e de armas leves, 
muniçttes, e outt"'os mat;P-t"'iais de emprego militar expo::•rtado 
diretament~ por outras empresas que n~o as trés co~sideradas; 
(4) o conhecimento da ·estrutura, o acesso à informaç~o e a 
metodologia do SI~ 1 Rl sugerem que a série por nós produzida, que 
aqui denomin~mo~ 11 CACEX'' esté considerRvelmente ~Ais próxir~a da 
realidade que as demais. Isto porque, ao basear-se em inforrnaç~o 

veiculadas pela imprensa, que cowo vimos tem sido intencion~l e 
sistematicamente distorcirl~s~ a equipe do SIPRT dificilmente 
poderia expurgar totalmente este efeito. No que respeita à 
USACDA, n~o há muito o que discutir, a n~o ser confiar - ou n~o
na omnisciência que a Central de Inteligiência Norte-americana 
possa ter sobre assuntos referentes à realidade brasileira. Mas, 
de qualquer forma, chama a atenç~o o fato de que _a exportaç~o· 
bras i leit"'a de matet"'ial de emprég•:• mi.l i t_pr"', refet"'el'"tte a 1 '382, foi 
estimada no anuário da USACDA~ publicado em 1984, como sendo de 
625 milh~es de dólares e em 1985, de apen~s 300 milh~es ~e 

dólares. ~ claro que tal imprecis~o diminui a credibilidade 
dessa fonte e aumenta a de nossa estimativa. 

Os v a 1 oy·es çi.!L_)_!flQQJ:.t__ªç~ç!_~_q_~_C3_l2~.!!.ª.~-ºE•.!..f!c? __ g_r~_§_Ll_g__i t~os e dos i nc:_'·,!J~lOS 
p a t"' a a s u ~__p_r- q_ d u_ç. ::X •2_L..!:l[!1..ª--..Ç_ç~m p -ª-r" ~-ç ~c.: 

A tabela apresentada a seguir indica os valores de 
importaç~o estimados pelas três fontes j~ referidas. Novamente 
neste caso, e de acordo com o que· foi indicado acima~ as 
categorias estim~das no caso da USACDA e do SIPRI s~o distintas. 
A estimati~a da USACDA se referiria a todo o material de emprégo 
mili.tar impot ... tadc' pele' Brasil;. O SIPRI, teria ir-tcluí·do a 
importaç~o de sistemas de armas (portanto algo menos do que o 
total de material de emprego militar) ~ais sua estimativa acerca 
do efeito da importaç~o de tecnologia (isto é uma parcela d0-
produç~o das empresas do set~r propor~ional à importaç~o de 
tecnologia). A postura do SIPRI é interessante, na medida em que 
procura dimensionar com maior re~lismo a irnport~ncia da 
importaç~o de armamentos par~_? Pais. ~metodologia que utiliza 
para estimar aquela parcela, entretanto, n~o nos parece adequada. 
Por outro lado, a inclus~o da parcela referPnte ao uso de 
tecnologia importada n~c~ssária à produç~o dós sistemas de ar~as, 
''corrige'' ape~as uma parte da subestimaç~o determinada pela 
consideraç~o pura e simples da importaç•o deste tipo de 
a.rmameFtto, uma- vez que o SIPRI Yt~O inclui a irnpot .. -"t.aç~o dos outros 
iYt5umos r,e-cesc;;ári.c•s,. Desta fc)t"ma, ·e pelo r,1enos em termr)s 

conceituais, a ap.'?lt"'eY,te existêr-tcia de uma correç~o total, dada 
pela metodologia do SIPRI, pode levar a·enganos. 



' I 
I 

' t 
• 

331 

No entanto, a diferel~ça hla·ior ocorre em relaç~o aos dados 
cCtt"'resportdey-,t-es à CACEX .. Na verdade tt"'ata-se de uma diferer-l(;a 
"conceitual", pois, como se sabe, tais dados se refet"'em à 
importaç~o dos insuroos necessérios à produç~o das tres erapresas 
do setor, e n~o do ma·terial de emprego militar ou de sistemas de 
armas. Por outro lado, hé que destacar, que tanto a USACD~ como o 
SIPRI incluem em sua"1 estimativr.:\s a ~J.':.F-:...ª~~--n.~_y __ i~J., an- passo que as 
da ''CACEX'', pelas raz~es jé indicadas n~o as levaram em conta. 

Tabela 5. 7.2: Estimativas de importaç~o segundo diversas fontes 
(milhôes de dólares) 

Fontes 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 198& 1987 ttB& tt87 
USOCDA 100 140 90 200 240 130 60 30 40 150 50 70 1300 
SIPRI 4&5 503 649 635 234 362 59 35 22 21 20 293 lt28 32% 3724 
COCE X 46 41 66 &O 58 51 38 73 129 122 !53 185 189 1022 1211 
SIPRI/USACDA (~l 465 35'3 721 317 98 279 98 115 56 14 39 419 254 
CACEX/USACDA t~l 

COCEX/SIPRI (~) 

USACDA+CACEX 
lUSACDA+CACEXl 

/SIP (~l 

4& 29 74 30 24 39 63 244 324 81 3(16 265 79 
10 8 10 9 25 H 65 212 578 592 780 63 44 31 33 

146 181 156 2&0 298 181 98 103 169 272 203 255 189 2322 2511 
31 36 24 41 127 50 167 299 757 1322 1035 87 41t 70 67 

A tabela mostra como existe uma dfsparidade bastante grande 
entre as estimativas da USACDA e do SIPRI. Como era de esperar, 
ela é muito m~is elevada do que a referente aos valores de 
-·exportaç~o. N~o há muito o que c~mentar e es~e respeito, nem 
tampouco em relàç~o à diferença existent_e com a ''estimativa da 
CACEX'', uma vez que as grandezas qtte pretensamente es~o ser,do 
estimadas s~o conceitualmente distintas. De qualquer forma~ o 
comportamente ert"'ático da raz~o entre e·las é, por si só, 
Merecedor de muitas reservas~-· 

O gráfico abaiHo, obtido a a -partir dos valo~es da t~b~la 
indica que a evidente incqnsisténcia das e~t.imativa~ n~o se deve 
unicamente a· opç~es metodológico-conceituais. 
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Gt""áfico 5.7.2 

ESTIMATIVAS DE IMPORTACAO 

- r-------------------------~S~IP~P.~.~~ ~x~U~~~O~O~~~x~OA~O~~~X~------------------------------, 7CC 
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Embora pareça um pouco estrAnho, é possivel aceitar qlte a 
IAB possa ter tido urAa prodlt~~o sob licença t~o acentlt~da na 
segunda metade dos anos 1970 e t~o baiHa na primeira metade dos 
1980, come' fazem supor os rladt:~s d•:• SIPRI. é:, errtt"'etanto, rn.:?.is 
dificil aceit.ar~ que a importaç~o de material de e~prego militar, 
que nào de sistemas de arm~s, tenha sido t~o grande entre 1981 e 

/ 1985, a ponto de validar a situ~ç~o mostrada, na qual os valores 
da USACDA s~o iguais ou superiores aos d6 SIPRI. 

Uma terttat íva de ''bal?r,ço . .9-~raJ_:: 

Os dados da tabE?la ar-,tet"'iot""' sugPrPrtl ainda. dtJas ~)'JtY.as 

re 1 aç~es que permitem e.var-,çar ur11 pouco mais r, a c_ompreensEfo das 
particularidades do setor. Seu segundo ·módulo mostra, na sua 
primeira linha, a soma das estimativas obtidas da CACEX e pela 
USACDA. Esta soma poderia ser toMada como •Jma estimativa do total 

t ---·-·-
d ~ . .!!1.P_~:;~ t"' t- a_ç ~ P~_r::.ê_~Lª-º-.ig D ~ d .<2_§ à s_. __ •_• ~t_i v i J!ª_g_ ~-~-.J:!1_L l i_i._€\ ~-: ff_~_:_• _c~ §:LL t~-~-Q. a!§. 

no ~iLts ç_~~!fl_'{.i..§_t'ª--.~-~--º.rq_ç!_!}Ç_~º---~ª-9..'~i_ê_tc~c~Q.!? __ m_ª:t~.!~.-i-ª 1 de ew_P!~-~ q Q. 

m:L!...!J~.§r.. Isto porque, ela comp)·"eer.de o matet ... ial de emp'r'""~ÇJO 

militar importado para s~tis~azer os requerimentos das FFAA 
<USACDAJ e os insumos importadt:~s pelas tré5 empresas terminais. 
Fica faltando apenas a parcela correspondente ~ importaç~o de 
jy,sumos feitas ·por"' outt--as pmpresaS pt""'od•.ttc.ras de r11atf?rial bélico 
adquirido p~las FFAA, q11e n~o as três ·po~ nós analisRdas. 

O gráfico abaixo permite a coMparaç~o desse agregado com a 
expc•l'""'taç~o de at"mam8ntc•s (val.-:•res da CACEX), mc•strando o que 

./ 
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Gráfico 5.7.3 

ARMAMENTOS: EXPORTACAO x IMPORTACAO 
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Apesar da relativa precariedade inPrehte à in~ormaç~o que 
retrata, o gráfico permite constatar que foi só depois de 1382 
que o Pais se tornou realmente um ''exportador liquido d~ material 
de emprego militar·•, pois foi ~aquele ano que as exportaç~es de 

.·armamentos ultrapassam as importaçbes de insumos necessários à 
sua produç~o pelas três das ernpresas terminais do setor, e a de 
Material de emprego militar demandado pelas FFAA brasileiras. 

Se à semelhança do que fizeroos anteriormente, levássemos em 
~oYtta o g;_'ª"_qril.~X.t .. t .. ~=~--.D..ª_'{§tt (as import.-=tç~es de mater .... ial de empr ... êgo 
Militar destinadas à Marinha .Já est~o consideradas na estimativa 
da USACDA>, a situaç~o seria ainda menos defensével por aqueles 
que considet'am conveniente estimular as ••atividades militares'' no 
Pais levando em consideraç~o raz~es econômicas. Assim 
procedendo, é possivel chegar aos dados indicados na tabela 
aba i xc•. 

Tabela 5.7.3: 

1975-86 
prc:•d. 
4,7 

Balanço das "atividades. mili-tares" (incl .. ·segrnPnto 
roaval) (bi lh~es de dólares) 

exp. 
1, 8 

imp. 
3, 1 

exp/pt'. 
381{ 

imp/pr. 
651{ 

pr+e-i 
3,4 

(e-i)/pr. 
-28~ 

A tabela mostra que o balanço qeral do periodo apresenta um 
§:Pldo y,eq_ª-t_j._v·~.1-. .. E?.!:l.!. __ t:~_t:J_•:C:~_!_:~~;.:__ª·o ~~~ter_ior, S!? cerca c;te 1, 3 bj lh~·~de 
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dólaf''@• Tal saldo é o r""'esultado de urn 11 COY'isumc• apar"'ente" 
associado às 11 atividar:IPs militat"'es" do Pais de 3,4 bilhêies de 
dólares. O "efeito exter"'no liquidou referente ao período é de 
-28~. Isto é~ para cada cem dólares decorrentes da produç~o de 
armamentos no Pais, com o objetivo de atender à demanda das FFAA 
e aos contratos de exportaç~o, resultaram num envio p~ra o 
exterior de 128 dólares por conta de importaç~o de material 
bélico ou de insur~os para a prodl~Ç~O de armamentos. 

Alguh1as consider'açe;les explcq·--ar-sdo o conçeito de "cnnsumo ~arente" 

As consideraç~es que seguem procuram avançar ainda mais na 
cc~n~pt""eeYss~o d ets caract et ... í st i c as do setor v ~-?.=-ª-'{.t.?.:. a po 1 í ti c a de 
compras das FFAA, inferida a partir das_ importaç~es de material 
de emprego militar divulgadas pela USACDA. Antes de apresentá
las, convém alertar para o fato de que elas levam até o limite da 
"prudér.cia académica 11 c• Y"tosso espit"it·c· ir-tvest içtador. Istr:) é, a 
precariedade das informAçNes disponiveis conferem a estas 
consideraç~es um caráter bast~nte especylativo. 

O gráfico que segue, mostra ao longo do periodo 
§?_~L~ti nJ;!_Q.____Q _ _§_§.9.Y! .. '-ª.i.::•J_ç~--··-r!.ª-X~êJ_~-~-' C• 11

COYtSUTilO aparPY"tt e'' 
export~ç~o + import~ç~o 1ie arm~mento~ + iwportnç~o 

para a produç~o nas três empresa~) de material 
militar no Pais, estir~ado da maneira já indic~da. 

estudado, e 
( prod '.fç::"(o
de in~, t IH! O "'i. 

de ewprego 

t. 4 Po·r y-,2{o t err.los condi çôes 
produç~o de equipamento naval de 

de est i war valor aY11JB..l da 
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do CC•nS UfllC• 

através da 
sor11ü das_ t r··{?s barr·'M<:i. s•.tfJP\"P•-:or:;t as. Cc•r•lr:• !=i. f? pode ver"', ele cresce 
até 1979., decrPscendo depois até 1982 p8r~ mostrar a partir dai 
uma for-·te t endêr-•ci a ascer•dPnt e que, ~Par--ent efll_ente se rnnr.téve nos 
anos posteriores a 1986, o último para o qual existe informaç~o 
proporcionada pela USrlCDfl. 

A primeira constataç~o importante que ele ~ugere é a 
existência de duas fases bem marcadas no periorlo estudado. 
Durante a primeira, que vai até o ano de 1980 inclusive, o 
consumo aparente tem sua din~mica determinada pela importaç~o de 
material bélico, ao passo que na q~e se segue é a produç~o 

interna o fator determinante. Ainda as~im~ entretanto, é possivei 
verificar"'" que., r.o a-r.o de 198Lt, a impeor--taç~o de fllate·t'·ial bélico 
foi responsável por uma boa parcela do consumo aparente. 

A segunda constataç~o possui a m~sma causa e se referP ê 
i mpor"'t êr-1c"i a que possui, a pen"' ti r de 1381, a pi.!H"'Cf?.l a 
correspondente à imrort~ç~o d~ insumos de produç~o n~ composiç~o 

do consumo aparente. Isto é, à medida em que as FFAR passam a/ou 
conseguem c•rientar su~ der~anrl~ de material de emprego militar 
para o interior, ter)de a au~1entar mais que proporcionalmente a 
importaç~o de insumos; uma vez que este processo se dá 
simult~neamente ao aumento das exportaç~es de armamentos 
bt"asi lei r"'os. 

5. 8. Uwa tentativa dq_~~er"i fí'º--~-ç~ç. do vat~~X~_g __ ~_:t.i!flª·º·Q... _ _g_ª·_p:r~~:~f!_us;~~~ 
dª-._IA~~~r ... t í l·"' dos ç!ª-_~~?_ç!.2_Q~ªr.~ler-.t•L_çlª--U(!..l ~q-~___Qs:'\ U9f~CD8, 
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A presente seç~o se dedica a comparar informaç~o coletada e 
''produzida'' por nós a respPit_o d~ IAB com ~ que pode ser obtida a 
partir da conside~aç~o dA parcel~ do gasto militar brasileiro 
dedic;3da à aquisiç~o de rt1atet""'i.::\l de erttpreqo militar. A fonte 
nacional onde as mesmas est~o consignadas é o ''Orçamento da 
Uni~o'' .. Para cheqar"'ftlOS n p(":tdPt""' fazpy• a CC•ftlp.3t"'aç~o pt"'etendidl?\ r;;-(.:.., 

pot""'ér,,, nPCf""?SSÃl"'i.-:-,c::;. alq•.tr·,c-; p."::\s~-:-..-::.~5 py·f"':.vic•s, l'"•O 5Cl'",-ti.rlo ciP 
"pt""e_ptlt"'.::\t"'" a ir,fot"'hlt\t~·:~o tli~:,poY•ÍVt:?l. Os r11ais irnpeo..-'tn...-,tes s;'i·-:• os 
seguintes: 
(a) exAminar a estrutura dos gastos efetuados pelas FFAA e por 
cada uma trés forças singulares; 
(b) quantificar o desvio PHistente entre os qastos previstos 
(dotaç~o inicial) e t""'ealizados (dotaç~o realizada,, que se 
aproMima bastant~ da dotaç~o final>, conforme divulgados nas 
fontes oficiais do Pais; 
(c) contrastar as cifras divulg~das pelas fontes internacionais e 
as derivadas de fontes oficiais brasileiras; e 
(d) finalmente, avaliat'"' C• vc•l!Jme de recursos , dedicados à. 
aquisiç~o de material bélico pelas FFAA brasileiras.· 

Tal prc•cedimento, impo:•sto pela ineHistêrtci_a de uma análise 
prévia sobre a informaç~o relativa ao gasto militar brasileiro, 
terminou por constituir-se numa primeira abordagem sistemática a 
este tema que, cor,Jo foi indic~rio no capitul0 2, tem sido 
extensamente tratado na lite0atura internacional sobr~ as 
implicaç~es da existência de organizaç~es militares.. Por tratar
se de um insumo importante para viabilizar futuras pesquisas 
sobre o tema, ,~eproduzimo5 aqtJi o proc~dim~nto ttt·itizado, embora 
ele n~o diga respeito diretamente ao assunto deste trabalho. 

R iriformaç~o sobre os gastos m-ilitares tende a ser 
distorcida pelos governantes da ·grande maioria dbs paises, se.Ja 
por Motivos internos, evitando a cr~tjca de setóres da opini~o 
pública eventuaLr11Pnte cc•ntl"··c3t""'it::··s .~ aloc.::\ç,"'\o dr-? vr.tl.tc•sos r·ecursos 

para a área, seja externos, a fim de n~o despertar preocupaçbe~ 
em outros países, qup pbderiam sentir-se ameaçados. 

Pode-se dizet"' que sor,1er~te há infot""'roaç~o ·cc•Yrfiável acerca de 
25 dos 150 países exister,tes', . .(Blackaby; e Ohlsor,, 1982). ftlesmo er11 

relaç~o aos paises da · OTAN, sobre os cujas iYtfOt""'roaaç(jes existe 
maior confiabilidade, os dados fornecidos pelos governos divergem 
em até 30~ daquela p~odlttida pela própria· OTAN, com bas~ em 
critérios próprios. Existe também uma considerável divergéncia 
entre as séries est~tisticas produ~idas por in~titttiç~es como o 
SIPRI, a usncon, o IISS, t:• FMt, e ct publicac;;-ro BYIUi"\l ~Jç:,~J~.d 

~til it.at~y ?<nd ~?_!;•ciaL_.f)i.D.f::'_~·!.f_"LiJ~...!.:~!""'P~, ciP. autoria de Huth Sivard' s, a 
respeito destes mesmos países. 

No caso dos do Terceiro Mundo~ 

pequena import~ncia conferida às sobre seus q2stos 



3'31 

militares pelas iy,stituiçf':les er11 q1Jest~o, faz cor•l que n~o existaw 
estimativas a respeito, capazes de serem contrastadas com os 
dados divulgados paios governos daqueles paises. Ur~a metodologia 
para tantc•, teria q•.u::!' set"' dPsf'?nvc•lvida caso a caso, para cada um 
dos paises, o que demandaria um esforço de pesquisa fora do 
alcance e/ou escopo dessas instituiç~es. Por outro lado, no 
interior desses paises, por ra7~~s óbvi~s, n~o ~x·istem condiç~es 

propicias para que um trAtJ~lho desta natureza poss~ ser pfptuado. 
Consequentemente, os dados oficiais, elaborados segundo 
sistemáticas muitas vezes inapropriadas, por n~o i-ncluirem gastos 
que podem ser mascarados ou escondidos sob rubricas de natureza 
civil, nem os recursos eMtra-orçamentários obtidos como 
suplemento. ao longo do ano, seguramente distintas em cada pais. 
Esta situaç~o leva a que análises comparativas entre paises, ou 
ao lor-,go do 
COY1Siderável 

tempo para um mesmo 
margem de insegurança. 

pais, se revistam de uma 

No seu 1 i vrcr, L' Ecor-tomi.e des AY'm.~-~' Jacques For-,t ane 1 
apt ... esey,ta um quadt .... o mostrar-.do a diferey,ça percentual entre as 
estimativas mais altas e mais baixas a respeito dos gastos 
Militares. Transcrevemo-lo aqui para ressaltar a reserva com que 
devem ser tomadas as informaç~es relativas aos qastos militares 
e, com maior raz~o, como iremos 
comércid de arm~mentos. 

mostt .... ar, as que se referem ao 

Tabela 5.8. 1: Difet"'er-.ças er,tre ~s estimativas extremas 
de gasto militar (~) 

Paises Ocidentais 
EUA ••••••••••• 7 
I r.g 1 aterra •••• 8 
França ••••••• 11 
RFA ••••••• , •• 15 
Jap~c· ......... 15 
Suécia •••••••• 5 
Itália ••••••• 28 

Pacto de Varsóvia 
URSS ....•.•••. 59 
RDA ••••••••••• 38 
Checoesl ••••.• 59 
Pol6nia ••••••. 84 
Huy,gy'ia •••••• 145 
Rowén i a ....... 153 
Bulgéria •••.• 404 

fonte: Fontanel 119841 

Tere e i r o Mur-,do 
China ••••••.• 138 
Israel •••••••• 39 
Ir.dia •.••••••• 16 
At"'gé 1 i a ......... 55 
Brasil. •••.•.• 39 
Egit.-:o .•.••••• 105 
Argent.ina ...... 57. 

Apesar das ressalvas que acabam de ser feitas, n~o há como 
negar o significado inerente às estimativas divulgadas pelas 
instituiç~~s q'ue se ocupam do tema. Slta caract~ristica mais 
importante é o fato de serem internamente comparáveis. Isto é, 
dado que s~o o resultado de metodologias mais ou menos 
homogêneas, permitem a comparaç~o entre paises ou através do 
t~mpo. Por meio delas, é possivel ter uma dimens~o da situaç~o de 
detet"'miY•ado pais_ em t""elaç~o aos der,lais, e de f(:ormar uma vis~c· de 



cortjurtto de~ pt"'oblema~ 

relativa do Br ... asil r-to 

valor, referente ao ano 
utilizados para t"'eferiY' 

A tAbel~ HhMixo apt"'Psenta a pc•siç~o 

cont~Kto mundial, através da indicac~o do 
de 1385, dos ''parAmetros'' normAlmente 
a problemática dos gastos militares e do 

armamer~tismo~ bem como o ''ranking'' correspondente. 

Tabela 5.8.2: Posiç~o relativA do BrAsil sequnrlo vários 
indicadores de·militarizaç~o 

i Ytd icadc•res 
gasto rnilitar' <GI"') 
pes<sc•al das rF()() <Fn> 
impor·taç·~o ele ar""rtl.';.l.Wt?ntc:.s <IA> 
exportaç~o de armamentos <EA> 
PIB 
gasto gov. federal (GGF) 
populaç~o 

GM/PIB 
G~1/GGF 

GM pet' capi ta 
GN por soldado 
FA/mil habitantes 
IA/impc•t""taç~o total 
EA/exp<:•t'taç~o total 
PIB per capita 
GGF per c apita 
GGF/PIB 

Fonte: USRCDA, 1988 

valot"' 
2307 rnilhf':les de dólares 

4g(, mi 1 soldadc•s 
50 milh:~es 

330 '"i lhf':les 
220600 milh~es 

62230 milh{jes 
140 milh~es 

1' (15 
3,59 

15 dólareso 
4508 dólar-es 

3,54 
0,35 
1' L~g 

1527 dólar-es 
444 dólares 

i=:'3' 1 

de dólar,es 
de dólares 
de dólares 
de dó 1 ar'es 
de habit. 

ranking 
38 
13 
70 
15 
11 
14 

5 
131 
135 

'3'• 
. '3'3 
'34 

102 
18 
64 
55 
83 

O exame da tabela, er~ especial da sua últim~ coluna <e dos 
par~metros.-quocier-tt~s), pet"'T•lite ,_,r,la Sér"'ie -de reflex~es a respeito 
do gasto militar brasileiro e da~ caracteristicas de nossas FFAA. 
De uma maneira geral, o que se pode observar, co~roborando o já 
irtdicado em outt"'oo:; tt"'ctbt1.lhos, deste e de outr·os autores, é o 
relativamente baixo perfil -que apr--esenta ~ pais no que respeita a 
suas despesas militares; incluindo ai a importaç~o de armamer,tos. 
Por outro lado, em termos de exportaç~o de armamentos, e de sua 
participaç~o no total d~s ~xportaç~es, nota-~e ur~ comport2mPY•to 
tipico de paises com ··UM perf~l de despesas militares 
sensivelmente mais al~as. 

Os g~stos militares brasileiros ·s~o registrados de forma 
agregada e posteriormente à sua r~alizaç~o, nas publicaç~es 
oficiais de' goverr,o, entt""e as qu{';~:.is c' Anuáris~§.:t.?tísticQ. do 
Brasil publicado pelo IBGE. A public~ç~o anual do ''Orçamento da 
Uni~o'', por outro. lado, apre5ent~ as despesas previstas p~ra o 
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exercício cot"'respc)r,der,te, e as e.fet ivamerYte r--ealizadas rto ano 
anterior, cc•rll ltrll gr"'a.u ele detalhe maior. 

A part~r da primPir~ das puhlicaç~es citadas foi possivel 
organizar a tabela que sPgue, referente às partici.paç~es do Dasto 
militar no PIB e no Drçahlento da Uni~o durante o~ anos de 1961 a 
1979, que abr~n!}PM o pPri~rlo rlP imr1l~ntaç~o rl~ TflB. Es~a tAbela 
permite e~tr.tbelecer"' Uhta c.:_:.mpi.1raç?:tc•., aiY",da q1..1e superficial, cc•ffl 1.::•::; 

resultados da anélisP mais detalhada a que nos propomos nesta 
seç~o, rea 1 i zada a par"'t i r da i nfot"'f11aç~c· obtida elo Or-'çament o da 
Uni~o, e que compreende apenas o periodo de 1980 a 1987. 

Tabela 5. 8. 3: Participaç~o dos gastos militares do Br~sil no PIB 
e nas Despesas da Uni~o (~) 

anCt 61>1/P I B GM/DESP. 
1951 1. 72 15.5 
1952 1. 73 15.7 
1953 1. 53 15.2 
1954 1. 58 14.0 
1955 2 .. 09 20 .. '3 
1955 1. 81 18.8 
1967 2.38 ·::O a=" 

~..,. 1 
l'JGll .·~ . 10 é:2 .. 3 ..-::. .. 
1969" ·=· ~. 15 18.7. 
1970 2.45 18.4 
1971 2 .. 32 i.~Lt., 9 
1972 ·:;:. 

~· 
18 21 .. 0 

1973 "'"' ~· 13 21. 3 
1974 1. 31 13.5 
1975 1. 25 12.8 
1976 1. 25 t·::o c:' ~ . .., 
1977 1. 17 11.9 
19"18 1. 09 11. 5 
1979 0.93 11.2 

fonte: Anuário Estatistico do B~asil 

' 
A tabela indica ·uma ~~~déncia de crescimento da relaç~o 

GM/PIB entre os anos !961 de 1973, quando ela passa a decrescer 
até atingir os valore~ inferiores à unirlade .. Neste· sentido, o ar.o 
de 1974, em que a relaç~o decresce er11·quase 4(1~, parece marcar,· 
uma decis~o governamental de restringir as despesas militares. ~ 

possivel que tal decis~o possa ter estado ass~ciada à politica 
desenvolvimr?nt ista do gC~'/erno Geisel, quE~ levotJ ao aumento d0s 
investimento~, visando a PXpans~o da estrutura produtiva do P~is. 
A coluna correspondente à relaç~o ·GM/DESP. acompanha esta 
tendéncia geral, bem como ~ descontinuidade existPnte em 1974 • 

. -/ 
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em que ocorre o maior crescimento relativo da relaç~o 
de 1967, n•:• qual· ela aurnentou cerca de 30~~- Foi, 
1~65, que a relaç~o GM/DESP. teve o seu maior aur~ento 
50~). Este fato dificilmente pode deixar de ser 

à tomada do porler pelos militares e ao consequente 
aumento das suas despesas de pessoal .. 

Uma obsPt'V•?.IÇ;~o d.:1 f?V<:::.luçi:"tc• do gasto r11iJ.itar durdY•te o 
periodo 1964-75, em valores mor.etários, complPta o qtJadro 
apresentado acima. Na verdade, apesar de seu aun1ento em reJaç~o 
ao PIB ou às dPspesas do orçamento n~o t~r sido r11uito qrande, o 
seu valor"' t-eal q(H1dt"'uplic(:ot..t Y•o pt~l·"'ÍO:•d·:- citado, p<::\ssar.do dt!, ~}(1 1 ) 

mi lh~es pcn·"'a 2, 2 bi lh~es de dólcn"'es. Para ter-~se urda idéia da 
magnitude desta cifra é conveniente compará-la com o qasto 
roi 1 itar de outros países sul-americanos, que, apPsar de 
destinarem uma parcela maior de seu orçamento às FFAA, despendem 
uma quantidade muito menor em termos absolutos. Por exemplo, em 
1975 o gasto militar conjunto da Argentina, ChjJe, Coltlmbia e 
Venezuela era de 2,3 bilh~es de d&lares, ou seja o mesrno do 
Bt ... asil naq1.tele ano .. C·:::·r,tpi"\t"'aç~Ps deste tipo nQs levam a um 

panorama um tanto distinto do indicado pelos n~meros relativcis. 
Por exemplo: o efetivo militar total do Brasil é equivalente à 
soma dos dois paises que o sequPM neste p8rticular <Argentina e 
Peru), e sua capacidade do mobilizaç~o de pessoal da res~rva é 

superior ao de todo~ os outros paises~sul-americanos son1ados. 

Gas t o~~o pes'§g)a;l __ e ___ ~q_u i.Qament o, _ _..pc,Cc_•r'---'f'-'•::-'.cr_,ç~""~-=s,_,i..L!!L':Il ar: as 

i Ytfot"'ma~~~r.;Lq Ü('º-ªI!:JerJJ_•LSLê?.t_l.LDj ~o 

O exame das inform~ç~es relativas ao periodo 198(1-87, 
contidas no Orçamento da Uni~o, permite uma primeira abordagem à 
quest~o dqs gastos militat"'es y-,o Bt"'asil, e em especial à sua 
distribuiç~o entre forças e entre as suas rubricas mais 
imp6rtantes do ponto de vista de nosso interesse: pesso~l e 
equipamento .. Uwa estimativa r•lMis ac!Jr··;::..cla pxigiria a ar-tállse de 
uma série temporal m~is extensa, um mai?r grau d~ detalhe e um 
aprofundamento nos meandros do procedimento contábil utilizado~ 
de mar-teira a desvendat"' ever-.tuãis mar•ipulctç·~es.. Ela está, no 
entanto, além dos objetivos deste tt--abalh.o, dA.s ir-,foY'rllaçC!es 
disponiveis, e do est~gid dos trabalhos jé feitos a esse 
respeito. 

A pat"'t i l""" dos dados contidos r•o Üt"'çnrney·,_t r:t da Ur-, i ~o, - s~o 
apresentadas~ primeir~mente, as informaç~es relativas a cada uma 
das forças si.ngulares, ou Ministérios militares (do ~xército, da 
Aeronáutica e .da Marinha). Os valores até 1985 ~est~o em milh~es 
de unidades monetárias correntes, e· em milhar~s, para os anos 
posteriores.. ~ o seguintp o siqnificado de cada linha dos 
distintos módulos da tabela abaixb: -primeira: ~!inistério 

respectivo e aYto; -sP.gur-,da: gastos cc•rn a t"'"Ubt"'ica de ••pessoal'' 
(rnilitar"" e civil); e ·--te·l""·ceil""'a: idPm na de !'matPrial pet ... mar-1E'Y1te e 
equipamento'1

• ~.nesta que se encor,tram os gastos com a ~quisiç~o 
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de matet"'ial bélico, bern COftlí.::O os t-"'efer-·er.tes a c-utt"'OS tipc•s d~ 

equipamento. Entretanto, os gastos relativos a obras de 
instalaçeJes r•lilitares, etc, er.contt""'aW--se consiqY•ados er11 outra.s 
rubricas; -quarta: do·taç~o inicial do Ministério correspondente; 
-quinta: participaç~o dos gastos em pessoal na dotaç~o inicial; 
-sexta: particip~ç~o dos q~stos cc•m equipartl~n-to e ma·tpri~l 

pet-m.-õ\nent e r. a dcot: i1Ç~Ct i r-. i c i i:ll ; --sét i mn: dot aç~o F i y·,;-,\ .l do 
Ministério. n diferença entt·e este valor e o inicial decorre de 
suplementaçbes orçamentárias havidas no exercici~ correspondPnte. 
Estas, muitas vezes, n~o representam um aumento real da dotaç~o 
do órg~o, mas simplesmente um acréscirno nominal, orittndo da 
evoluç~o da irtfl~ç~o; -oit~va: diferPnÇ~ porrentu~l entre a 
dotaç~o inicial e final. 

Tabela 5.8.4: Gastos ccor.signados no Orçamento da Uni~o por força sirogular 
(até 85 e~ milhôes de cruzeiros corr., após em milhares de cruzados corr.) 

I Min.Exercito §O 81 82 83 
~· 

85 86 
2 pessoal 17585 342't3 71341 160628 3él'303 384483 45'J7731 
3 equipam. 963 1625 4467 3820 13263 111271 411733 
4 total ir.ic. 27838 54183 113529 2705(19 570173 1905849 '7777389 
5 pes/totinic (~) 63.2 63.2 62.8 59.~ 57.2 51.7 ~.a. o 
6 equip/totinic (%) 3.5 3.0 3.9 3.6 3. 4 5.8 s. 3 
7 totfinal 47282 90076 221772 . 453703 1386862 4484830 13%8811 
8 totin/totfin !~) se. 9 60.2 51.2 59.6 41.1 42.5 55. 7 

1 Min. Qeror1aut ira 80 81 82 83 . 84 85 86 
2 pessoal 10340 21197 39332 83330 1'37221 544869 2737162 
3 equipam. 1917 6987 6912 35265 257013 7506'3'3 . 2786750 
4 total inic. 19Z40 50792 106475 263351 843400 3177450 14278012 
5 pes/totinic m 53.7 41.7 36.9 33.9 23.4 17.1 1g.2 
6 equip/totinio (%) !O. O 13.8 6.5 13.4 30.5. 23.6 19.5 
7 totfina1 33730 60331 162431 460199 17243R7 5778755 18365269 
8 totin/totfin I%) 57.0 84.2 65.6 57.2 A8.9 55.0 77.7 

I Min.Marinha 80 81 82 83 84 85 85 
2 pessoal 12816 237&7 42336 99085 197810 . 588382 2'332&73 
3 equipam. 780 1008 2631 8606 !1845 53606 204187 
1t total inio. 20318 38393 %1'17 219338 536654 1893633 9150221 
5 pes/totiníc !%) 63.1 61.9 '44. o 45.2 36.9 31.0 32.7 
6 equip/totinic 1%1 3.8 2.6 2:7 3. 9 2.2 2.8 2.2 
7 totfinal 29560 59913 149149 347489 1099333 4823313 12414326 
8 totin/totfin (%) 68.7 64.1 64.5 63.1 48.8 39.4 73.8 

fonte: Orçamento da Uni~o·, vários anos 

87 
7183354 
2714139 

14616200 
49.1 
18.6 

439359(13 
33.3 

87 
4167872 
2091122 

23829832 
2().0 
8.8 

52032086 
45.8 

87 
506'3365 
18867'18 

1538&412 
32.9 
12.3 

33351)8ó4 
46.1 

Uma análise da tabela fornece os s~guintes restllt~dos: 

med1a 

58.1 
5.9 

50.3 

30.8 
15.7 

61.4 

43.5 
4.1 

58.6 

(1) a participaç~o do gasto em pessoal é siqnificativamente maior 
no caso do Exél~cito do que no da n~roná,Jtic~. Isto pode se dever 
ao fato da Aeron~utica dedicar UMa parcela maior do seu orçarnento 



a iter•s cor•let ob'r''as civis, etc, <r:-•s q•Jais, em qt--ande med i.dr.'l., 
correspondem aos enc~rqos de natur~zé civil que dPtém). Mas, pode 
t ambér11 deve·,..··-se à mPnc•t" 11 der.s idade de rn~c·-de~·-obr"'a •• que ela 
apt'""eser.ta, fato indicado 1'"1L:\ bilbli•".".ot]r<").fia intern.c\cional sobre C• 

tema, e que n~o tem porqt1e n~o SRr ewtensivo às FFAA brasileiras. 
Esta última raz~o ~xplicaria, também, o valor mais baixo em 
t"elaç~o HO do EHP\""'c··it:r., dt\ l~lnt'inhr'l.; 

(2) a par•ticipaç~o rlo. gasto em equipamento é bastante mAior no 
caso da Reronáutica do que no do Exército, o q•Je pode ser 
explicado pelas mesrnas rAzbes, uma vez que a reciproca é 
vet"'dadeira:: a "ir.tPY•sid;ldP Pm r.apitr."~l 11 é rn.er.-::.r r•o caso do 
Exército do que no da Aeronáutica ou do qt1e no da M~rinha. A 
baixa pt"'opc1t"'Ç~O da Mat"'iYtha, inespet"ada ·quar,do cor.trastada corn a 

experiéncia int~rnacional, parece estar relacion~da ao fato de 
que a mesmp tem p.roteladc,, sistematicamente, a aquisiç~o de Ysovos 
arrnartler,t o5. 

P a rt i c i Q a c~ ·;:~-~º-o~-ª·-?_"t:..f!.2._*ª!~"L-.P.§?_'ª_?._QE~-~J.9.!::!j._p_ª·!n_etYto _ç!~ c a q··'ª_f 9~~- nc~ 
tcotal_ 

A tabela seguinte permite mais algumas comparaç~es entr~ as 

Tabela S. S .. 5: bustos dP ppssoal e equipamentc+ por força sir.guJar 
(até- 85 Ell mi lh~es de cruzf?jros corr., após em milhares de cruzados corr. ) 

Indicadores/ 
Coeficientes 1980 1181 .1992 1983 1384 1985 
TOT EUUIP 3666 9620 14010 536'11 208121 '315516 3402&70 
equip Ex/TOT m 26.1t 16.9 31.9 18.3 6. 7 12.2 12. 1 
equip Aer/TOT (~) <o -..11.. • .) 72.6 49.3 65. 7 89.2 82.0 81.9 
equip Mar/TOT ttl 21.3 10.5 18.8 16.0 4. 1 5.9 6.0 
EIJUIP/TOTIN ('I:) 5.4 6.7 4.4 7.1 14.8 13.1 10.9 

TOT Pf550Hl 40741 79207 153009 3490'•3 720994 2117734 10237566 
pess ExiTOT (,:) 43.2 43.2 4&.& 46.0 45.2 46.5 44.0 
pess Rer/TOT (~) 25.4 26.8 25.7 25.6 27.4 25.7 26.7 
pess Mar/TOT (,:) 3!.5 30.0 27.7 28.4 27.4 27.8 29.2 
PESSOALITOTIN í~l 60.5 55.2 49.4 45.3 37.0 30.3 32.8 

tot Ex/TOTIN (~) 41.3 37.8 35.9 35.9 29.2 27.3 24.3 
tot Aer/TOTIN (~) 28.5 35.4 33. 7 35.0 43.2 -45.5 45.7 
tot Mar/TOTIN (%) 30.1 26.8 30.4 29.1 27.5 27.2 21.3 

fonte: Orçamento da Ur.i~o (vários anos) 

Seu pr i r.1e i r"' r::• wrlrlulo rP f et'"'P-se ao qi=!tsto Prn 

1986 1387 B:E'dia 

669211'! 
40.6 20.6 
31.2 65.5 
28.2 13. B 
12.4 9. 4. 

17020501 

42.2 44.6 
28.0 26.4 
29.8 29.0 
31.6 42.8 

27.2 3Z. 4 
44.3 :;a. 9 
28.6 28.6 

eq q i parnent C•S. 

At>·avés dt?le pode-c:. e vet"' C(:OfllO a ~~er(:OYtá.t __ \t i c a é a r~c_:; pons á v e J pPl.=.. 
maior pt"'OJ:'Ot"'Ç~() do gf:\sto t"'e 1 ;::1t i VC• a este i t ern, realizado pele• 

CC•YrjUFttO das FFAA. Ela poderia ser eHpl i cada, pelo rtlPY'I.-::"•5 f?fll p.::u-"'te 

pela jé indicada existência 
aeroviário de u~o civil 1 

de de~pesas relacionarias ao sistema 
de responsabilidade desta força. ~ 
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impossivel, entretanto, cot·roborar esta hipótese cor~ os nivei~ de 
detalhamento e confiabilidaç.1e Ot""a eHistentes. A última li.rtha 
desse módulo indica a proporç~o 

equipamento no gasto totRl das FFAA. 
ccn·"'respondent e ao item 

O segundo módulo 
pessoal. Ele indica uma 
em relaç~o às demais 
Ytl\fllE?rC•SC•. 

a rPlativa ao item 
GignificAtiva prepondPrãnci8 do Exército 

for"ças, ·explicada pele• seu efetive• rnai:, 

O terceiro módulo indica a distribuiç~o geral dos gastos 
militares en·tre as trés forças. Ele mostra a maior participa~~o 
do gasto da neronáutica no conjunto das FFAA, e um·relativo 
equilibrio entre as outras forças. -0 contraste entre os seus 
valot""es, e r:tqt_\eles dos môd•..tlcos anter"'ioY'es, leva a cç.rroborar o 
que foi dito a respeito das ''densidades de capital e de m~o-de
obr"'a 11

• 

A tabela que segue nos permite retomar a quest~o da 
diferença entre os valores das dot~ç~es inici~l R final. El~ 

indice\ os valeorPs rif'~ c.:1d.-, um."1, er11 1Jnid~rlpo:; w•:•\'IP.t:~l-~i.-3s cc•Y'rer,tRs, 
sua diferença percentual, para o caso das FFAA (soma dos 
Ministér .... ios mí 1 itares) e pat"'a o cor-rjuá'to dos ór"'g~os ir-,teqray,tes 
do Orçamento da Uni~o. Corno se observa, ao co~trário do qtl~ 
pensam alguns, ela n~o é maior no caso dos Ministérios militares, 
nem tampouco para o conjunto deles. 

Tabela 5.8.6: Diferenças entre o Orçamento inicial e final 
(até 85 em milh~es de cruzeiros rorr., após em •ilhares de cruzados corr.) 

80 81 82 83 84 85 86 87 media 
TOTAL lnicial-(todos os Minist.l 67396 143368 316201 753198 ·'1950233 6982932 31215622 53832444 
TOTAL Fina1-(todos os minist.} 110572 210320 533352 1261331 4210S82 15085~58 44743006 129318853 
TOTIN/TOTFJN (~) 61.0 68.2 59.3 59.7 46.3 46.3 69.8 41.6 56.5 

TOT IN CONJ Min.Mil. 16659 20299 22299 15493 11715 13229 32121 !4084 

TOT FJN CONJ Min.Mi1. 23'531 ·25106' 262n 19529 18893 21680 42252 42931 
IN/FIN Min. Mil. (~) 70.8 80.9 ·84. 9 79.3 62.0 61.0 76.0 32.8 68.5 

fonte: Orçamentos da Uni~o (vários anos) 

De qualqlter forma, entretant?, é ~ignificat~va ~-diferença 

e}(istertte entre'os set.t5 valc~t·"eS da dotaç~ç' inicial e findl .. 

Ern direc~Ct a 
bt-ag; i !_e i t:.Q. 

A tabela abaiHf:O rtlost~·a c,s valc:::•rP.s, em milh?-ies. de dól.:::n-.... es 
correntes, calculados a partir da sua cotaç~o oficial média anual 
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em moeda nacior•al. P~rA efPito rle comp~raç~o indica-se, também, 
os valc•t"'es dispül'"•Íveis, divulgadc•s pela USACDrl, para os. anos 
respectivos .. As t~-""'és '~lltirnas lir.has indicam a pr"'opcor~ç~o destes 
valores em relaç~o ao PIO brasileiro (até 1985 a estim~tiva é a 
do Banco Mundial e, a partir dai, da FG0). 

Tabela 5. B. 7: Estimativas do Gasto Milite r brasileiro ( Orçamento da Uni~o e USfiCDR 
loilh~es de dólares correntes) 

Indicadores/ 
Coeficientes n8o 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1'!87 
TOTIN USS mi1h~es 1279 1542 1763 1298 IC>~.S 1122 2286 1362 
TOTF1N USS •ilh~es 2098 2262 2973 2174 2295 2425 3277 3272 
6M USRCDA USS milhbesll04 11% 1713 lb(l2 1655 2307 na na 
USRCDA/TOTF1N 1%) 52.6 52.9 57.6 73.7 . 72. 't 95.1 na na 
PIB USS •i1h~s 160900 172000 182800 182400 197500 220600 263640 311210 
TOTIN/PIB (%) o. a 0.9 1.0 0.7 0.5 0.5 0.9 0.4 
TOTFIN/PIB (%) 1.3 1. 3 1.6 1. 2 1.2 1.1 1.2 I. I 
6M USRCDA/PlB 1%) 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 1.0 na na 

fontes: ver texto 

fl'edia total 
14&4 1171 o) 

2536 2076& 
15% 
67.4 

o. 7 
1.2 
0.8 

Como jé.' ,-foi indic.::\dc•, o valc•r dR dotaç~o dos Mi.y,istérios 

militat"'es n~o cc•rr·espOY"•de E?Hatamer.te ao cc•nceito ele "gastos 
militat .. es 11

, ut-ilizado pela USACOA (ou mesmo pelo SIPRI, ou pelo 
IISS). Ele contém parcelas que correspondem a gastos de natureza 
civil. Uma Maneira de verificar a coerência entre os valores da 
dotaç~o final realmentP dedicados a fins militarPs e os 
apresentados pela USACDA, seria expurq~r dos primeiros aquelas 
parcelas n~o-correspondentes a gastos civis. Como já indicàdo, 
isto supbe uma tarefa complicada e de grandes ~roporç~es. Seu 
resultado seria urna metodologia de natureza semelhante a que 
·''deveria'' ser utilizada pPlos orDAnismo5 ci·tadcs. 

Até onde nos conste~ somente numa oportunidade as FF~A se 
pt""eocttpar"aftl seriar,•ente em cor.testat"' ir,fc~r·maç~es divulgadas a 
nivel internacional a respeito do volume do gasto militar 
brasileiro. Eh·l junho de 1980, att"'avés de •Jma r1ota oficial, o 
EMFA desmentiu informaç~es divulgadas pela imprensa e atribuidas 
ao SIPRI, que ir,dicav~Utl q•Je c. Br:asil teria impor"'tado 1842 
milh~es de dólares em armamentos em 1979, e 1951 milh~es em 1978. 
Segundo o EMFA, o orçamento total das FFAA, para 1979, havia sido 
de 1758 mi 1 hí:;es de dó 1 at"es, ser-.do 1, 523 cort"'esportdent es a 
despesas correr.t.es e 235 a dRs~es~s de capital. Dizia, adeMais, 
·na ~ua nota que a maior parcela do orçaMPnto teria sido destinada 
ao pagar11ent o de pessoa 1 ( 61 i-.) , uma pat""c·e 1 a tAmbém ct:or1s i de-ráve l 
teria sido gasta em áre~s n~o-milit8res, como infra-estrutura 
aeroportuária, controle e sequrança do tráfego aéreo, sequrança 
para navegaç~o ~Jaritima, busca e salv~mento, pesqujsa e ensin0 
n~o-militares, e construç~o de estradas, e que somente 5,7~ do 
total teria sido g~sto co~' a aquisiç~o de armamentos, sendo a 



impo~--taç~o t--espons<~vel pc:q··· Urth::\ pt:l~"cpl,~ c'"lit 
tet"'flliYh1V~ r·~····- i'\SsinAliH"" que ·=· SIPHI lPt"'i.~ CC• ... ,fq, 
toté\l das FFAA cc•rn o valor dE:\5 impor·taç~es dE? ax', 
pelo Pais naq•Jele ano, e aproveitava para ind1 
porcentagem do PIB br~sileiro que Pr~ dedicada às F~ 

bastar-.te abaixe• d,~ rrrédia das riez naçbes latinc•-awer.t. 
poder militar mais expr"'essiv•:• <2,'3i-):s. 5 • 

que 
de 

De qltalq~tor maneira, a diferença indicada na tabela ent. 
valor da dotaç~o final e: o divulgado pela USACDA dA o que pens~ 
Di fiei lwente ela poder"" ir.\ ser ~ totalmer,te explicada pPlc.. 
exclus~o, da pt'imei~a, dos gastos n~o-militares. Por otJtro lado, 
co~o foi indicado, é razoável a quantida~e de despesas feitas no 
Pais que, embora declaradamente Ot""ieritadas à esfera civil, 
dedicam-se, de fato à área militar ..... Até que portto estas 
compensam as que teriam quP ser subtraidas da dotaç~o final das 
FFI'ln pat""'a chf-""fFH ... •~o valor dos gast(::.s wi 1 it8.res, continua "',r.::-ndo 
uma incógni-ta.. Pc•t"' outt--o ladc,, há air.da o fato do valor 
divulgado pela usncon ser ba~tante próximo do corresponder.te à 
dotaç~o inicial das FFAA é, no m:Íl'"timo, ir-.ter ... essante .. Talvez caiba 
a simplista insin~IAÇ~o rl~ q~te o primeiro resulte, de fato, apenas 
de lH•tA Cc>l"'rr>ç?fn "r••rr·,(::·t-' 11 de• r:o>Pq•tndn~ f~: diqrtn cip y-,otM o f;J.t:o dP qup 
a difer .. el .. ,ça ey,tre os valor""es do 11 totql fir.al" e da US(-I{_:uç_~ se 
reduz progressivar~ente no period~, chegando a ser praticarnente 
Ytula <4,9'1-) em 1985 .. Pc•r .... out:r"'o lado, 1:• valor do "total iniciF.\1", 
que era superior ao da USRCDn, em 1980, chega a ser a metade do 
mesmo em 1985. A ra2~o deste fato pode estar associada a uma 
maior ''tran~paréncia'', ever~tualmente pr~ticAda pelas auto1·idades 
brasileiras ao inforfilarem à USACDn os gastos militares. 

R relaç~o com o PIB, como era de se esper~r,· indica urna 
ter,dência semelhante. Mais ir.1por""tante do que isto, porém, é o 
fato de que que a rm?dia Gt""'/F'IB duy·artte o pe't"iodo 1'380-85~ que 
segundo a USACDA, era de apenas de o,e~, passaria a ser de 1,3~. 

Caso s~ veri~ique q~j~ o gasto militar brasil~iro é, realmente 
superior ao divulgado pelos órg~os citados, algur~as das análises 
reali2ad~s, inclusive alqumas ~presentadas neste trabalho~ 

poderiRm ter seus re~ult~rlos parcialmente alte1~~d~·s. é verdAde, 
entretanto, q~1e me~mo a cons·ideraç~o da dotaç~o total das FFAA 
bt""asileit"'as., corno sendo o ll_gasto militar 11 do Brasil., n'ª<o 
modificar~ia substancialmentP sua condiç~o de pais que despende 
pouco ne~te setor <o Brasil passaria para a posiç~o nQ .124 no 
"l"'art~.ir-tg" antes indicado}. 

~~ Seyut~do o SIPRI, a partir de dados CC•ftlO os cit.~c:t•-::os o 

Br"'asi l tt""ia sido t"'esp.-::or,c;.ável pc•t'"" . 2't~ das import~ç~es latino-
afiJericanas de ar•mamentos e~tre 1977 e 1979 • 

.. 



O exet"'cícic• é\cir,la r·eal izado perr,lite, fir-•almer-.te, que 
retomemos o nosso objetivo dP ~valiar o montar.tP da 8quisiç~o de 
armas e~et~tRdo pelas Frnn br~sileiras, de modo a compará-lo com 
as estir,,a-t iv.:1s antr>\--'i.<::•l-"'hlrntp t"'e~lizi1d.::"t~. St? sunu.,~.el"·'rnos f1'--'P o 
todo5 c:•9 itE?n'3 dr der:·;pprja intPqt•,:,;u·,t;p~_;; dt1 dot;ctr;.'~o ir·,icial cL::-..s f-f-~-ln 

evc•luew da mesma rnaYH?i.t"'a, qqar.do ela se 11 trar-.sfc•rwa" em dota.ç21o 
firtal, pt:)der-se-ia afit ... mat" q1_1e o os val•:•t"'eS cot"'t ... espor,dentes aos 
itens pP.5S.C•i:'\ 1 P 

inicial ponderados 
equipam~nto rla dotaç~o 

pela difPrença pPrcentual 
fin.::~.l, sel'..,iaw 
entre ambas. 

(:•5 da 

Assir,,, o iter11 "TOT EQIIIP" de •.trflt:~. das tabelas antPf''iorf?s, 

dat"'ia origem ao ''EG!UIP FII\J'' da tabela abaixo, expresso em 
ur-ti.dades monetát""ias cot ... t''entes .. R 1 inhH seguirtte é o seu valor- er11 

dólares cort ... entes.. Como saber11Cts, ur.la par ... te des.te valor Yt~Ct 

corresponde à aqui5iç~o de material bélico. A suposiç~o de que 
somente 7(,~ destp valor s~o dedic~rl0s à ~quisiç~o de mat~rial 
bélico, resulta dc•S valot"'es iYtdicados Y"1•:• segundo módul•=• da 
tabela. Para fir1s de cowpt=H"'aç_â:o, coloc-2tmos a seÇ"JUÍt""' os vale<'f"""es 
estintados para a aqtlisiç~o de material bélico a partir do ''gasto 
militat"' 11 divulg2do pela US(ICDn, e IJsartdO C•S coeficientes 
correspondentes ê rPlaç~n Pnrontrad~ Pntre ''eq•Jipamento:dotaç~o 
das FFAA"; e O, 7, c···)er-,.Pnte cor,, à 'r''P.lCtÇ~ü que assurniwo~, entre 
materi-al bélico:equip~mentos. A d;ferença entre as duas 
estinlativa5, como n~o podPria detx~r de sPr, é? mesmA observad~ 
anterio~~ler.te entre ''USACDn/TOTFlN''. O terceiro módulo compara 
arnbas as estir~8tiv~s CO~T os v~10res divulgados pel~ usnCDA. acerca 
da impot"'taç~o de r•latel-"'ial bélico pelo Bt""asi 1 .. · Os valot-es 
indicados correspondem à pal"'tR da aquisiç~o de material bélico 
das FFAA bt"'asileit-as ef~tuada no Pais. 

Como se 
signific•::ttiv.":\. O 
explicMdc• ptc::-l,""t 

i mpt"'ec i s~es de 
apt ... opr i a do. 

pocle cor.st rd:: ar-, a di fet''ey,ça é bastante 
fi1t•:• dP Cl"P ap.::n"'Pç~nl V~lorP~ nP~~tiVOG 

co~·-,r., :i dt_é')"'o"ê'lç.':~o 

contagew e Yt~O de 
.:;w,,J·ais, sujeitos a 

médias, como seria ma·is 

Os módulos segui.ntes indicam os valores de produç~o de 
mater""'ial bél ice• pel.a indústY'i~ bt""asileit"'a, tomar.do estirnati.vas de 
''gasto em material bélico:gasto ~m equipamento'' de 70, 80 e 60%. 
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Tabela 5.8.8: Estimativas de aquisiç~o de material de Pmprego militar pelas FHIIl 
!milhbes de dólares torrerotesl 

Indicadores/ 
Coeficirmtes l~80 l98J 19~2 __ !2~3 I?B'o I'J.~~--t9./l6 ___ !1~l.__on~QÍL 
EIJUlP FIN 6015 Hll2 2.\GJI BJ91/ 6~?(1~8 19761 1•6. 4A/IHOI lb07612f) 2'j(J(tj(\fi 

TOT EOUIP US$ IH 152 132 155 338 318 357 407 247 

est. <O, 7) 

aq. arm. est. 80 106 92 lOS 236 223 250 285 173 
aq.arm.ACDil 42 56 53 80 171 212 na ·na 102 
IICDR/est (~) 52.6 52.9 57.6 73.7 72.4 95.1 na na 67.4 

imp. arm. ACDR 130 60 30 40 !50 50 70 na 76 
aq.est.-iMp.ACDA -50 46 62 68 86 173 180 ·na 97 
aq.ACDA-imp.ACDA -88 -4 23 40 - 21 162 na na 27 

est. !0, 71 ao 81 82 83 84 85 86 87 ""dia 
exp. ar11. ACDA 140 170 675 130 625 330 120 na 313 

prod. !aq-imp+expl 90 216 737 198 711 503 300 roa 394 
exp/prod (~) 155.7 78.6 91.6 65.5 87.9 65.7 40.0 roa 83.6 

est. <0,8) 80 81 82 83 84 85 8& 87 Media 
aq. arm. est. 91 121 105 124 270 254 286 325 197 
prod. !aq-i~p+expl 101 231 750 214 745 534 336 roa 416 
exp/prod (~) 138.2 73.5 '30.0 60.8 83.9 61.8 35.7 na 77.7 

est. !0,61 
aq.arm.est. 68 91 79 93 203 m 214 244 148 
prod. (aq-imp+exp) 78 201 724 183 678 471 26-\ na :m 
exp/prod (%) 178.4 84.6 93.2 71.0 92.2 70.1 45.4 na 90.7 

Pelo que se pode perceber, as metodologias de estimar ''gasto 
militar'' e import~ç~o e export~ç~o de material bélico, utiliz~d~s 

pela USACDA, s~o totn1rt1Pnte i'·Ktf::::-per-trlentes. A pr .... irneira resulta., 
basicamer-,te, de ' .. trna c....-·it ica (aparenter,lente super""ficíal) dcrs 
valores informados pelas autoridAdes brAsileiras, enquanto que a 
segunda provém do informaç~cs recolhidas pela CIA. A observac~o 
da tabel.=\ 1 ent:t .... Ptt'"'\n-to, afH''pc:;.f:>nti'\ a}~]'--ti"-tS fatOS qqe _rPSl_\} tam 
inesperados, dada ~ citada independ~ncia. Os valores de aquisiç~o 
de mater"'ial bélico, est ir,1adc•s a partir-· dos valot""'es de "qasto 
militar'' da llSACDn s~0 f~Pnores que oi estimados a partir d~s 
informaç~es contidas no Orçamento da Uni~o, de um~ maneira 
completamente distinta. ~~~is do que isto, eles s~o extrernamente 
baixos, discrepando do que seria razoávRl_ supor para a relaç~o 

entre a aquisiç~o ivlterna e· a produç~o nRcion~l de m~te~ial 
bélico (6,5~-:.) .. Isto ~-~ef•:q·'"'Ç·F\ ~'"11":"•ssa iYts"inu~ç2f:o rle que a info·r"'rllê=\Ç;;teo 
de "gasto mil it~l-"' 11 divulgada pela USACDA é subestimada. 



Essas evid~r)CiAS s•tqerem ~uP tomPmos a estjDlAtiva realizada 
através das inform~ç~es rlo Orçamento da Uni~o como a mais 
correta. Segundo ela, poderiaroos estil~ar a produc~o de hlaterial 
bélico no Br8sil de ac0rrlo com as hipóteses sobre a r~l~ç~o 

11 gasto er11 E?fl 1 1if'1,'ê'\f•lPnlr:•".:;.:!l~""~e:;.lr::t em wMtf.?.,. ... i.r.\1 bélic.-::• 11 c•:•mc• vàt"'i.ctt .. ,do 
el""tt r e 25'39 e 231;,? m i 1 h~Ps dt? dó 1 aY'PS -no per i c•do dP 1 '.380 a 19F:Ib, c• 

que irtdicat-... ia uma pr·oduç~c· ."=:~nual r11édia er-,tY'e 371 e 416 roilh~es de 
d ól.;n'es. 

As exportaç~es bras'ileiras de material bélico ~o periodo 
1380/86 teriam sido de 2190 milh~es de dólares; o que dá uma 
média an1Jal rle 31~ milt1~es de dólares~ O contr~ste com as 
i mp(:or ... -t ar;.'NP.s, t '"" 1 cc•m•=• j ~ indica rio::•, é si J1Yt i f i r a t i v c•.. ~) rP 1 nç-~·=· 
entre exportaç~o e a produç~o, anunciada como muito elevada pelos 
responsáveis pela indústria de arm~mento~ brasile~ra, seria de· 
fato uma das maiorPS do mundo, situ~ndo-se entre 78 e 91~ 

apt"'C•H i m.,"'dArtlf:>nt e~ 

Essas 
CC•l""tC 1 US•~es 
de fontP_s 
detalhada, 

conclus~Ps, s~o corroboradas exte~sivamente pelas 
apresentadas na seç~o 5.6 anterior, obtid~s a part1r 
diferentPs~ De mAn~ira ~ permitir uma comparaç~o m~is 

t"'ept"'oduzirneos aqui as iy,for"maç•':tE·s da tabela lá 
apt"'esentMda, adicio'nartdo a pat"'te ~ per ... _tiy,ey,te da iF,for"'rnação 
11 p·.,.·od u :z ida" nesta seç~o .. 

Tabela 5.8. 9: Cc-rnparaç-~o das estir11ativas ar,teriores e as obtidas via Ot·ç-amento da Uni~o 
(~i lh~e; de dó 1 ares correntes) 

lrodicador<?s/ 
Coeficientes 1980 198! 
produç~o 182 153 
expodaç~o 113 39 
prod-exp 69 119 
prod-exp+imp 199 179 

aquis.OU<O.ó) 68 3! 
aquis.OUIO. 7) 80 106 
aquis.ou(Q.8) 91 121 

est /0010. 6) (~) 291 197 
est/01110. 7) !~) 24'3 1&9 
est/oul0.8) i~) 218 148 

fonte: tabelas anteriores 

linhas da 
rrm, 

wostt~a o 

1'302 1383 1984 1385 13Bó te•\ 
313 338 521 556 50lt 2578 
200 232 279 lt2b 273 1563 
118 lO& 241 139 231 1015 
148 146 .m 180 301 1545 

]g 33 203 191 214 939 
92 108 236 223 250 j(f16 

105 124 270 254 28& 1252 
( 

·188 157 193 94 140 164 
!&! 135 166 81 !20 141 

. 141 118 145 71 105 123 

tabDla indicam os valores de pre<duça 
tal como estimados por nós na seç~o 5.6. A 

que t:;pr ... ia o "c•:•n5'1UIO api::i.rêntP'' de material 

As pt"'iroei r· as 
e e><pot"'taç~o 

quinta l iYoha 
bé 1 i cü de~ Pais., •JrnA VPZ que 

"' 
se ~·:•ma 

est i m.~t i v a 
ao v~lcr da pr~·d•Jç~o 

da importaç~o de dimin~.tido das expor·taç~es, 



material de e~lpt~ego militar fornecida pela USACDA. As estimativas 
do valor da aquisiç~o de material de emprego militar das FFAA 
brasileiras que constam do segundo módulo da tabela correspondem 
às realizadas na seç~o 5 .. 7, com a clifer ... ença de que Çlqui !Se 
ut i l i.7M os d.7ldos dr rHpn,-,-t,~lÇ~C• r ir,lprq--t.~,ç?'fo dA tF·I{)Cnn~ '1'-IP -;u.~ 

r"'efet"er•l apent'\S a rnatel·~ial de empr"'ego mil.ita-r-·, sem incluir"' a 
parcela referente à importaç~o de insumos par~ a produç~o de 
at"'mar!lent os. 

Caber' i a ._~gOt"'•""' f _i r-.;,~. 1 hlf".lYYt P., cor.lpen·'ar a est i m~t i Vi:\ de 

aquisiç~o das FFAA, ob-tida dessa m~neira, com a que decorre da 
consideraç~o das inforM8Ç~es fornecidas pelo Orçamento da Uni~o. 
Pat"""'a tanto, t-~ept?t ir.Jos , ... a tabela aciwa as es·t imat ivas de r.tq•..tisiç~o 

das FFAA calculadas de ~cordo com as trés hipóteses de 
particip~ç~o cJo g~s-to em m~terial de emprego militar no tot~l de 
gasto com equipamPntos d~s FFnA. Em sequida _·dividimos a 
estime:~.tiva ctcirn.::l Y'P.fer ... ida, calculada a partir das infor-rn;;.,ç?'ot-?s 
"pt"oduzidas" por-- Ytós na seç~o 5 .. 6 .. , pelas de-riVf;,""tcias das três 
hipóteses mencionadas. O resultado é mostrado ~as trés •iltirnás 
linhas da tAbPla. Como s~ porle apreciar, se tomarmos o total do 
periodo _analisado, a estimativa q~te consideramos como a rnais 
fidedigna s~tpera a derivada da consideraç~o dos dados do 
Orçamento da tJni~o e~tre 64~ e 23~, dependendo da hi-pótese que se 
considet""'e .. 

Esse fato nos permitP concluir que~ caso considpremos 
confiável a estimativa de iroportaç~o de material de emrlreqo 
militar da USACDA (e supondo ademais que ela se refere somen·te a 
armamentos) a Aquisiç~o cie nl~ter~i~l de en1py•ego miJit~r pelas FFAA 
bt .... asi lei r--as esteve subest ir11.:..da dur-·a.nte o perí;:.do 1 r~80/8f,. Na 
verdade, a subestimaç~o é ainda-maior. Como é sabido, as FFAA 
adquirem uma qrande quantiad8 dP rnateri~l de emrreqo militar além 
dc•S at .. r•lê:HilPl'"tl"-or~, qup s~·--· pr•(·odq;-idr.~;; f'Pl~'lr:; trés Pmpres;:,s m~ie. 

importantes c1o setol~, cu_j0s (f~dos de produç~o e ex~ortaç~o foram 
os utilizados p~ra ch~garmos às conclus~es aqlti indicadas. 
Consequentemente, é possível que o limite superior para a 
subestimaç~o do gasto .em Pc1uipan1ent0 inriic~do pelas FFAA seja 
ainda supPrior ao~ 64% mencijnAd0s. EstP fato t~m, por s•Ja vez~ 
uma incidªncia direta no valor do gasto militar brasil~iro 
divulgado o f i c i a 1 rnent P.. ll.-.2~! __ t3!'?~J~.J .. rJ!0ç-St~:;..___~ __ >-!j_~:L~!'Jt~--pa_r:~.ç~--. _.s~_!..=_a i_r•d ª
ma i ot""' do 9..~:.'.- e ~~ªJJ .. t._f.::~~j .!2~2!!! ~~lt:_.~-!~.P-º rLtf\_9_-ª.....Jl~~~--ª----.?~~-ç ~ q_ ... 

De qualquer... fot"'m,::\, e este é o Ct;?r'ne de r-.ossa. pr""ec•cupaç~o 

nesta seç~0, as evirl~ncias ~~ui aprpspntadas ·nP~mit~m trazer 
definitiv~MPY•te dn ''l~Rin0 rl~ f~r.t~si~'' p~ra a rP~lir!~rl~ ~ quns~N~~ 

di':\ rrodlJÇ~O f.? e~<poy··t.4Ç~·-::- dr df"'fll.;!).fltentos no Brasi 1.. Elas tBnto 

desmentem as inforntaç~Ps falacicisas, veicllladas pelos 
t""espoi ... sávf?is pelo setcq··· (r.!rtlpt .. f"~SrÍ.I--ios, f11iJ i·t;nr""F.:>S, h,.u-·c•cr·atas, etr.) 

como ameniz~m o ''~prvor p~ci~ista'' rle elgllns P~pecialist~s no 
tema qt.te, objPtiv;~\ncio:. rnt?lh•-:-•r" cumpr"'"ir~ st::?u pap.el de dE·r.únci~~ do 
at"'r•lamentisrtlü, -s:.omahl~-~,f:.""? ~ "fan-t<7~sia dos hilh~es de dólarc::?s'',. ~llÉ·fl1 

do q tJe'i p.-·:.~~ ~VMnÇFtY'f?fll 1_1rn p•-:•l.~r·:• l'1.::<. di t''PÇ~C< do dttsve·r",dé\rllent o de• 
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mistét"'io que e·nc,_::ohl-'P. este terna, pocir-?r11 vi~-· .::\ ajtltiilY·· C• nt:lr~IF?t·o c~da 

vez maior de colpqas q•.te, cor,lo nós, buscarn proporcionar elem~ntos 
par'"' a urna tomada d~ pc.~s i r:;~c· da soe i f?dctde bt"'as i 1 e i t"a sc•bl'"'E? a 
quest ê;o m i 1 i t t:\Y' e eo a· ... ·m;3flle?nt i srnet. 

~. g.. A i _f.!!..P-~2-r:t.·~ r"l_çj __ ?. ___ t~§ lª_t_.tx.ª-. . ..,...._ ç:J_§t ___ JJ~ ~- !_ ___ qr~ -~ _____ t~ r!~-~- t_t y i:\ ______ c;:f _ _!?. 

cc•nJ __ e x t '-~a Ji.;;.ª-~2...-

Nossa ç)ropósito nes·ta seç~o é o de proporcio~~r uma vis~o da 
importância da InD através de uroa co~pat~aç~o dos dados econbmicos 
a ela referidos (valor da produç~o, exportaç~o, importaç~b, e 
emprego) com os r~~erentes aos dos con_juntos econô~icos mais 
abrannPnte~-::. PUI q•tP rl,""' se enccorttt"'i?:\ eHpl:ir::ita ou implicitcn,tf"?ntP 
irtSPr'i.d,~. f:O~·"iftiPil·",':\rtiPítt;~:l, Ut i} i~andr:::. as infc•rhli-lf;:jps riiVt_ll[]2'td.=:ts 

pela F<evista ~->iill.t1_9_ "l'~'laior·r:?s e IY!elh(-;tres 11
, vamos cor-.textuallz.t-"1.-la 

em t"'elaç~o ~c· "setoy·" de m.?ttP-r"inl de tt"'ar.spor"'tP onde F:>la é 
classificadM .. A sequit"', e ~.ttilizr.;n .... •dc• fcn .... ,t~-s di=..tint.'õ:\s, 
CC•ntr--~""te-.t~"1t··rroo:-:•.,.-, ,, fflpc;w,:'\ inf•fl·'fflo-:-\C:iO CCoUI ;.\ rPlE~tivr1 i'\0 "r;["-•t;o·,--•• ele• 

bens de capital e à ind~stria brasileira em seu con_junto~ 

R publicaç~o anual dos ''Maiores e Melhores'', da Revista 
Ex§!.!}§t, possibilita uma vís~o de cc•nj•_n;,to que iY"tdica a posiç~~o das 

tt ... @s ertlpt"esas tPY"min,~is, e mais impot"'tarttPs., d.3 IAB, no 11 S:-etor· 
material de ·transporte'', durante o periodo 197A a 1987. 

Antes de inici~r essa 

justificar a assimilaç~o que estamos 
capitulo quatro, en·tre o conj1~nto da 

cc•r,vém, 
fdzey,do, 
Ii~B e o 

ainda 
rJE>sde o 

gr•Jp.-:• 

urn21 ·vez, 
iYticio do 
das tr--t?s 

empresas t~rminais qu~ viemos analisando. A pesq•Jisa realizarl~ no 
âmbito da CnCEX per~titiu identificar apRnas estas tr~s empresas 
come• siqni "ficnt ivas em tPl·"'rnos da PY.p•:·-l-... taç~o de arrn.::unentos ... E~ te 

resultado é corrobo~~~1o pelo ~ato de que somente est~s mesmas 
empresas f~hricantPs ~e material bélico apar~cem entre as 5(10 
maiores empresas brasileiras, c· que constitui, adicionalmPnte, 
uma raz~er muito impot"'t.~)'",te. Por·· c.utro la_do, as evicl~ncias 

apresen~adas nas seçbe~ tanteriot'es. do presente capitulo, 
comp·r"'ovar-·artl l'"''epetidarn.Pnte ··que a assimilaç&o que fizewc•s é 
plenamente coerente com o ~ivel de detalhe e de confi~hilidade 
pc•ss.ível dP c-,pJ··· Mlir-,~:Jidr• .~ P·4Y'tit·· das in-forfi1HÇ~Ps di.sp~:_:rl'ti\/•·.,is, 

com as quais estamos trabaltlando. 

A tabela.apresentada 
empresas princip~i~ rla 

a seq~ir iridica 
IfiB, dt.lrFH"ItP. o 

~nálise, bem como a das outrRs 

~ po~õ-;.i_ç~c· dtis ·ti-'"·ês 
pPri.-::·dn l'J/8·-81. ~:Jua 

que f·<:·nt e 

faculta, é nps-t a seç~o, vi~ar,do contextualizar a IPB 



Tabela S. 9. 1: Part ici paçllo das três Pmpre<a< na receita das •• i ores empresas 
do 11Setor• mater·ial de trartsporte 

(em porrt!r,tagem) 

EmQresas/Conte<tos 1978 1979 1980 1981 1982 1~03 1984 1385 1985 1987 
AVI BRAS -n n n n n n 8.6 10.2 6.~ 10.4 
Et'JlRAER 5.1 7.1 6.4 6.8 5.6 8.6 7.1 9. 1 11.4 13.9 
ENGESA 3.2 3. 1 4.9 n 5.2 7.6 7.9 4.8 4;5 3.2 
Rec. da SQOg emp. 65 73 76 55 83 

part. 3 no setor 8.3 10.8 11.3 6.8 10.8 16.2 23.6 24.1 22.3 27.5 
EIIB+ENG no setor 8.3 10.8 11.3 6.8 10.8 16.2 15 13.9 15.9 17. I 
part. setor nas 500 2 .. 5 2. 7 2. 7 3 2.8 2.4 2.4 2.2 2.1 I. 9 
part. 3 nas 500 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 o.s 0.5 0.5 
part.prod.aroam. o.s 0.4 0.3 0.4 

fontes: "Maiores e Melhores" (ediç~es de 1979 a 88) e tabelas de seç~es anteriores 
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As linhas cor,~espondentes a cada empresa indicam a 
participaç~o d~s mesmas na receita do conjunt~ das 20 maiores 
empresas do ' 1 setor'' materi~l de transporte. A letra ''n'' indica 
que a empresa n~o constava da lista das 500 maiores empresas no 
ano corr_esporrdente. Pctra. propot""cic•nar uma idéia d•:• volurtle de 
receita que a eropre!::.a alcançou quar.do isto ocorreu, ir1dica-se., Y•a 
linha seguinte, a receita <em milh~es de dólares correntes> da 
500Q maior er~presa brasileira da lista orqaniz~da pela 
publicaç~o, valor indicado, também, para o ano de 1907. Estes 
valores servem, por outro lado, para indicar o limite superior do 
porte das outras empresas pert~ncentes à IAB, que n~o as trés 
citadas. 

A linha upar .... t. 3 y,o se"tol'"' 11 i1""1dica o somatório das 
participaç~es das ·empresas pertencentes à IAB no total da~ 20 
maiores empresas do ''setor'' material de transporte. Nos anos 
1978-83 este valor l~efere-se a soma das participaç~es d~ Engesa e 
Embraer, uma vez que a Avibrás n~o participava do conjunto das 
500 maiores. Para o ano de 1981, quando também a En~esa nao 
participou deste conjunto, o valor refere-se apenas à 
participaç•o da Embraer. 

Como se pode notar, é somente a part"ir do ano de 1984 que 
todas as tt~és empresas passam a participar da lista, em funç~o da 
iYICOt"'pcoraç~o da Avi bt"'ás (o eY"IOt"'roe ct .... escimel .. ,to ocCJrrido Y1Ct 

faturamento da Avibrás, ocor•,ido em 1~B4, já havia sido comentado 
anterior-'rnente).. Em coy,s;equência, aumenta sigy,ificativamente a 
participaç~o das mesmas no total (a queda relativa da 
participaç~o da.Engesa nos últimos anos tem sido mais do_que 
compensada pelo attmento nas da Embraer e Avibrás). Por outro 
lado, se levarmos em conta apenas a .soma das participaç~~s 
relativas da EY,gesa e da Er11br .. ·aer, indicadas na lir-•ha seguir1te'J é 
possivel constatar como a atividade. de produç~o de armamentos 
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já vinha apresentar·,rJo uma tend~r,cia de aumento da sua 
part ic::ipaç~o r.c• cor .. ,jur1to da ir,dústr"'ia nacional (a afirr,laç~cl r·,~o 

pode ser cabalr,leY .. te cc•nlpY'ovada pela análise aqui realizada, ur11a 

vez que estamos considerando o total d~ produç~o d~ Embraer, e 
n~o somente a sua produç~o militar). Na verdade, mesmo nos anos 
rtlais difíceis para a ir,dústria brasileira, o cc•njul~•to das três 

~ er~presas prc•d u t ora5 de armr\mer,tc•s apr"'esenteou uma t endénci a de 
~~- Cre5c i me\')t o pos i t i v a .. 

I A linha ''part. setor nas 50(•'' indica a participaç~o da 
receita das P.r,lpt"es."'s do "set...:•r" roat GH"'i al de transpcq·"t e 
pertencentes ao conjunto das 500 maiores na receita total destas. 
Ela dá uma idéia aprc•ximada da dimer,s~o relat ivn do "setor" 
material de transporte no conjunto da atividade empresarial do 
país. Evider1temente~ ela é distorcid-a pelo fato de que os 
distintos "setc•res'' tém difel''er.tes graus d~ concer,tra.ç~c-, e que 
se está considerando apenas as empresas de maior porte. De 
qualquer forma é possivPl constat~r, a partir dela, a diminuiç~o~ 

que vem ocorrendo nos ·~ltirA~s Anos, da import3nciA rel~tivA rl~) 

"setor ..... m.:.~-teri a 1 dt:? tl"'i~\nspot'te.. UrnA característica importar,t e 
deste ''setor'' é a participaç~o relatiya do capitAl privado 
y,acional, multi nacional e estatal, de 41Y., 41i'- e 18:V.. 
respectivamente, contra 30,7~, 41~ e 28,3i'- para o conjunto da 
atividade empresarial do pais (dados rol~tivos ao ano de 1987). 
Esta caracteristica poderia~ talvez~ ser explicada pela inclus~o, 
Y10 mesmo, das empr"'esas pr .... t:"•duto\ ... as~ de armamentos, C'Jja 

propriedade do capital é nacional ou estatal. 

Os valores da linha ••part. 3 nas 500'' é o resultado da 
multiplicaç~o ~os das duas anteriores. Ela permite. ~inalmente~ 

formar urna idéia grosseira da participaç~o das três empresas 
produtoras de arma~1entos consideradas no con.junto ·da atividade 
empresarial bl" .... asileir"'a. Na ver""dade, as cifras supe) .... estiroam a 
participaç~o das trés empre~as no conjunto das 500 ernpresas, pelo 
menos nos anos em qu~ tod~s as trés logr~ram sua inclus~o n~ 

1 ista. Isto porque a 1 inha 11 par-t .. Yt<:• setc•r 11 ir,dica a pcn"'t icipaç~o 
das mesmas na receita das 20 maiores ernpresas ''setor'' material de 
transpot--te). 

O exame da de valores per·roite identificat"" 
crescimento relativo da importância das empresAs analisadas nesse 
conjunto. De qualquer forma, mesmo levando-as em conta, e 
lembrAndo, ademais, que a IRB n~o se resume ês trés empresas 
citadas, as cifras apresentad~s permiten1 avaliar a ~·verdadeira 

grandeza'' da IAB, que fica muito distante daquela que as cifras 
veiculadas pela imprensa costumam dar a entender. 

A fim de ir"' um poucc• mais além em r.ossa teY,tatíva de 
estabelecer a participaç~o r~lativa da produç~o de armamentos na 
indústria nacional, convém que sej~ deduzida da receita das três 
empresas analisadas a"parcela correspondente à produç~o de bens 
de empr""ego civi 1.. Assír11 p"t"'OcedeY",d•:• isto é, descor,taYtdo dQ 
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faturamento da Embraet~ e da Enqesa o valor correspondente à 
produç~o n~o-r~ilitar- chPg~mo~ a porcentagens menores, mostradas 
na última linha da tabela. A partir deles é possivel, finalmentP, 
ter uma dimens~o da participaç~o da produç~o de armamentos na 
receita das 500 maiores empresas brasileiras nos anos de 1984 a 
87. E1a foi de --ª.Q.en§\s Q..,~t_5~! 

5. ';'. 2. A d ~ rt]g_n? ~ •;!._t:...~.J.f'L~J .. Y: .. ~-~-c;:J"ª-I !J-~-L-~!.!!1-ª_ç_p_!!}.PJ~ -'2ª_r;l!f~_ç5!!!L~L ... !r.!P.i!.§!Li-ª. 
de bens de Cª-Q i t ~ 1 e com do Ls c-ut ros agreg_§'_çj_~2.2. 

Seria impróprio buscar enquadrar a indústria de material 
bélico, da qual a indústria de armamentos é apenas ur~. o mais 
importante ramo constituinte, segundo a classificAç~o econômica 
tradicior1al, por er,ltJY'ego ou funç~o, em ir-,dústria de ber-1s de 
capital, de bens de consumo durével, e n~o-durével. Os 
arroaroer,t eos n~o s~o preopt'"'i arner-.t e 11 COY'tSllfll i dos'', r1em tAmpouco ser ... vem 
para produzir outros bens. Poder-se-ia considerar que ~M carninh~o 

militar fosse um bem de consumo durável, na medida em que seu uso 
se pt ... oloYtga p..::•r tH•l cet ... to pPr:í.odo, e que urn urdfc,rme militar, peor 
analogia, devesse ser entendido como um bem de consumo n~o
durável, mas o exercicio n~o adicionaria muito à compreens~o da 
dinâroica da indóstria de armamentos. Na verdade a indGstria de 
armamentos constitui uro ~qreqado que n~o cot'responde a nenhttrn dos 
dois segmentos enu1~ci~dos. Nem sua·-din~~ica de funcionamento pode 
ser assimilada à din~mica dos mesmos. 

A indústria de material bélico envol~R, comd já foi dito. 
ramos pertencentes ao setor de vestuário,. de material de 

.·transporte, q~1imico, etc. Sua parte mais im~ortante - a da 
produç~o de sistemas de armas, ou a indóstria de armamentos 
stricto sensu, envolve uma quantidade menor, mas ainda grande, 
de ramos. Os, m~is importantes s~o o mPtAl~rnec~nico, o ~letro
eletrbYtico, o quirtlico, etc. Mar:.;·, a pt ... o:-•duç~o de sistefl1as de 
sistemas de armas n~o se dA de forma vPrticaliz~dé a nivel de 
unidades produtivRs, npm t~mpouco ·a nivPl .de ramos industriaiB. 
As empresas terminais ou rnontadoras operam a partir de peças e 
compoy,e-r.t es proven i e·nt es ·de um gr:--aYtde y-,(u.le~"o de t:•t1t r as empr~e~~a s 
situadas em vários ramos indttstriais. Basta verificar como se dá 
a fabt-"'icaç~co de um cat ... r-··o de Ct:'}nbate, pcn·"" exewpl6, pat~a irt1agir-•ar a 
variedade "dets l'""'amos de P'·"oduçi~(.o_ YH?la ér.volvi.dos. Como exer,lplo 
basta cons i deY"'ar a 1 guy,·s dc•-S ramos que pt--oduzew suas p.::n-"t es 
constitutivas: o ramo metalúrgico é o~ forr.ecedot-" das chapas sJe 
aço; o mecânico, d0s motor~s; o el~tr6nico, dos d-ispositivos de 
controle de ti t""'o.; c• de bort"acha, dos pY'teus; o de qui rni c a, da 
M~niç~o ••• ~ dificil estimar a proporç~o dos -co~ponentes de um 
carro de combate brasilPiro qu~ s~o produzidos p~la empy~sa 

tet"'rninal q'-'i? o fabt'i.cA, r~ aqtH?lPs quP s?:\•_) .adquiY idos junto a\ 

outras empresas pertencentes a outros r~mos industriais. Por 
outt"o lado, r ... e-st,~n"ia a. qL1est;;to origil"tal: como clas5íficar a 
empresa montadora? De qualquer forroa - e é este o p·~nto ao quAl 
gostariamos de chegar a maior part~ dos componentes que 



const·ituew os 
a i y,d,:,stria 
importantes 

sitertlas de a'r''rnas é pr--oduzida por rartlOS pertencel'·_ttes 
de bens de c~pital, embora as suRs empres~s mais 

sejam classi~icadas pela publicaç~o ••Maiores e 
Me 1 hoy·es.. YtO "setor 11 mate r' i i?..l de t r··anspor"t e .. 

Da de• 
relativa 
detalhe, 

o nosso objetivo de explorar a quest~o da dimens~o 
da IAB, o ramo que deve ser anali~ado com alqum 
além do de material de transporte, já razoavelmente 

item anterior, é o dos bens de capital. é ele ~ue 
agrupa os segmentos produtores de muitos dos co~ponentes 

necessários à fabricaç~o de material bélico, e de outros produtos 
que mais se assemelham, em termos de sofisticaç~o e intensidade 
tecnológica, e c•utras caracter ... ísticas, aos da IAB.. Mas mais 
importante do que isto, é a partir da din~mica de desenvolvimento 
da indústria de bens de capital que deve ser tentada 11ma 
CC!l'ltextualiza.ç~o da evoluç~o da IAB. Tal ·apr ... c,Himaç~o 11 COr1ceitual 11 

é conveniente e necessária para explorar por um outro ~ngulo os 
~atores mais gerais que teriam influenciado ·a dinêmica d~ 

evoluç~o. Isto porque sua matriz guarda uma certa relaç~o com a 
de um contexto mais anrplo, a da ind~stria de bens de capital. 
Assim, l~vando em conta que nosso prop~sito é menos aprofuYrdar 
esta quest~o, mas apenas legitimar a comparaç~o que faremos, da 
IAB com a indústria de bens de ca~ital, vamos, no trecho que 
segue apreseY"ttal'""" de for ... ma l!:i.UWál"""ia algtJn_s elewer;tos acerca da 
mesma, que p~recem validar esta comparaç~o. 

A inddstria de bens de capital brasileira, que inclui 
segmentos das indústrias metalórgica, mecânica, elétrica e de 
material de transporte, (exclusive os de automóveis de 
pas~agei ros· e a os de ber1s de consumo dur ... ~vel) é a segur,da ~~1aior 

do Terceiro Mundo, depois da chinesa. Sua fase de consolidaç~o se 
verifica no pós-guerra, tendo seu· crescimento ocorrido, 
basicamente em funç~o da substituiç~o de. importaç~es. Entre 1g4g 
e 1959, essa indústria c~esceu a uma taxa média anual de 10,3~, 

alcançando uma participaç~o de· 33~ no valor adicionado pela 
iY"tdúst-r--ia mdr,ufatur"eit""a (Leff., 1968).. Er.tre. 195f=.r e 1'373, a 
particip~ç~o da indústri~ d~ bens de capital para o crescimento 
ir,dustr ... ial aunlentQu de B, 8 p,ar·a- 27, 8j(.. 

Ap~sar disso, manteve-se alta aquele periodo~ a importaç~o 

de bens de c~pital, que pAssou a cre5cer a u,,,a t·ax~ média anual 
de 25~ depois d~ 1970, sendo responsáve~ por 42~ das importaç~es 
efetuadas pele,. País. A partir. de 197't, busc-ando reverter"' a 
tendência determinada pelo estilo de desenvolvimento vigente, 
que, ao visar um rApido crescimento do produto industrial, 
ir-,ceYttivava a impor""taç~o de ber,s de capital, o Goverr,o passa a 
estimular a sua pt·"'oduç~o local por" fit""r:las Ylaciol"":ais. Nesse 
contexto, foi implantada uma politica de substituiç~o de 
importaç~es de bens de capital, formulad2 como continuaç~o e 
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aprofundamentp do processo de substituiç~o de iroportaç~es seguido 
.até ent~o. 

A implementaç~o do II Pl~no Nacional de Desenvolvimer,to 
marcou a segunda met~de dos anos setenta, n~o só no plano 
ir,dusty·ial, tecnológicr:•, etc, mas tarobéro no plar-.o politíco, 
fortalecendo a aliança que suportava o regime e que tinha como 
importAnte elemPnto o empy•eeari8do nacional at~~~nte n~ incJúetri~ 

de ber-,s de capit.:-:tl.. Essa indústria, que fora reduzida e 
relativamente débil no periodo de violenta modernizaç~o da 
segunda metade rl0s ~nos cinquenta, havia se sentido relativamente 
preterida em funç~o da instalaç~o das empresas transnacionais. No 
periodo posterior de crescimento acelerado da economia 
brasileira, de 1968 a 1973, ela havia sido novamente relegada, em 
~unç~o da importâDcia dada à expans~o da produç~o de bens de 

·consumo n~o-durável. Era hora de que passasse a pressionar o 
Govêrno, utilizando-se da dimens~o e"poder de que já dispunha, 
para que seu crescimento n~o ~osse meramente o resultado da 
demanda i t'"ICl""ement a da de out t"'as ir,dústrié':\s, e para q •_te <sPu 

fortalecimento p~ssasse 

perseguida pelo Estado .. 
~avorável a uma press~o 

a ser, em si mesmo, uma meta a ser 
A situaç~9 econômica do momento era 
desta natureza. Entre OIJtros fatores~ o 

aumento dos pr~ços do petr~leo já pren~tnciava um~ deterior~ç~o da 
posiç~o relativ~ do eroprPSAri~do nacion~l e a erupç~o rto 
difi~uldRdes econümicas ~ financeiras. O momento po!itico era, 
tambéM relativaMente propício. ~A necessidade sentida pelos 
militat"'es,. de foY'talecer sua base interna de sustentaç~o., sugeria 
que a mesma fosse ampliada em direçào aos empresários da 
ir-,d(\stria de beY1S de capital, entre os quais se aliY,hc:\vam os 
princip~is criticas do processo de estatizaç~o-.e centralizaç~o 

econOmic~s em curso .. 

Seja em funç~o do convencimento da elite goVernamental., se_ja 
como resultado da press~o deste segmento do empresariado nacional 
(o que em alguma medida ver~ a dar no mesmo)., o fato é que a 
continuaç~o do processo de crescimento ind,Jstrial, passa a 
basear-se na produç~o de bens de capital_ (essa indústria se 
expande, FIO período a uma taxa média ay,ual próxima a 20;<.). 
Embora n~o tenha ocorrido uma autonomizaç~o (o que n~o significa 
autarquia> completa do País neste setor, seu desenvolvimento ~oi 

responsável por uma significativa transformaç~o da economia 
brasileira. O Pais cons~guiu endogeneizar grande parte dos 
insumos necessários ao seu crescimento industrial e, em 
particular, a indústria de bens de capital, eM -última instAncia 
responsável pelo desenvolvimento. 

A abr~ngéncia da politica implementada n~o se r~stringia a 
um controle mais estrito das importaç~es. Incluia, ao lado dos 
mecanismos de regulaç~o do comércio exterior, os relacionados ao 
estabelecimento de emp~e5as transnacionais, transferência de 
tecnologia. Abar~ava A concess~o de in~entivos fiscais e 
crediticios adicionais à iniciativa empresarial na área? a 



utilizaç~o .delibP\""'ada e cortlpulsór--iél do 
e a implementaç~o de grandPs projPtos 
eY,tt"'e si. 
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poder de cornpr"'a do Estado 
governamentais articulados 

Entre os mecanismos criados para a tomada de decis~es a esse 
respeito, um dos mais import~ntes foi o Conselho de 
Desenvolvimento Industrial. Ft1ncionando como órg~o 

irttet"'ministet-... ial, o CDI et"a () ,.~esJJC•nr;ável pela conces~"'.::-to de 
irK-:-entivc•s fiscais, na fot-··ma de crédito subsidiado, iser.ç~c· de 
tarifas, etc .. , attJando de war-.eira a privileqiat"' a produç~o 

interna de bens de capital.. No seu interior se expressava o 
conflito de intPresses entre os produtores e os usu~rios dos bens 
de capital, estes óltimos interessados em liberalizar a sua 
importaç~o, aqueles pressionando pelo estrito, e até parcial, 
ex~me da ''similaridade'' e pela implantaç~o de formas n~o

cartoriais de reserva de mercado. 

Embora bem sucedida, a iniciativa governamental n~o teve a 
força necessária para contrapor-se . às injunç~es estabelecidas 
pelo capital transnacional, que, apesar de ter seus interesses 
contemplados através de sua participaç~o em muitos dos 
empreendimentos de maior porte, mediante o mecanismo do ''tripé'', 
sentia-se ameaçado pela politic~ industrial vigente. Por outro 
lado, as di~iculcJados, poste~'iormPnte agrAvadas, dn financiar com 
recursos externos a execuç~o dos planos de expans~o industrial, e 
a necessidade de cont~r com c~éditos que frequentemente 
implicavam em importaç~o condicionada de bens d~ capital os 
~1 iet"' s ct .. edits, também atuavam como obstáculos ao 
aprofundamento do processo. T~mbém atuava neste sentido. a 
exi~tência .de gArgalos tecnológicos, alg~Ins relacionados à 
carência de m~o-de-obra qualificada em diferentes niveis e 
setores, e produtivo~, oriundos da dificuldade em proceder a 
coroplementaç~o das cadeias produtivas e o próprio ritmo elevado 
de expans~o industrial ent~o verificado. 

A maneira como estes diferentes elementos atuavam era 
compreensivelmente va~iada, dependendo do segmento produtivo e 
Mesmo do caso especifico Pm q•Jest~o. Em consequ~ncia, o modo 
cc,mo era resolvido, y-,o âmbito govet'"'r-.amer,tal, c' dilema do nível de 
st..tbsídicrs a ser COYH:~edido à indústria de berts de capital., er .... a 
também fundamentalmente casu~stico~ Em certos casos, o imperativo 
do crescimento de determinados ramos industriais· implicava na 
impot""'taç~o de bens de capital, o que, por sua vez, irtibia o 
desenvol-vimento dos produtores nacionais. Critérios de 
rniniroizaç~o de custos e riscc,s, que rest~ltari?.ul r.c~ 

privilegiamento de soluç~es imediat~s e baseadas em competências 
externas, frequentemente foram relaxados em favor de imperativos 
de lor,go pt'azo. 

Este tipo de disjuhtiva entre implantar no presente as 
condiç~es para um desenvolvimento futuro mais solidam~nte 

embasado, ou propiciar as condiç~es para um rápido crescimento, 
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air1da que desbalanceado, e SIJjeito a restl'''içbes e 
estrangulamentos eventualMente sél~ios no .l·ongo prazo, estRve 
presRnte em praticamPnte todas as aç~es implementadas pelo 
govet"r,o m i 1 i t ar. A ''vocaç~o" dos r11i 1 i t ares de per.sar o fut urc• de 
maneira maig séria e orgar,izada, diferentemente de outros 

-segmey-,tc's da elite brasileira, foi dEH11onstrada em váric•s 
acor-•tecimer.tc,c:;. com im~l ic,:":\ç:·~pf:5 dr:! YJAtureza induc;t;y·ie:'l r.~ 

tecr.cdógica da vida do pais. 

Estabelecido esse resumido quadro de refer@ncia acerca do 
desenvolvi~1ento da indústria de bens de capital brasileira~ é 
possivel passar a examinar sua evoluç~o no periodo recente de 

-fol""'ma a pc•del'""" rea 1 i za_r a coroparaç~o, que YtC<S propusemos, corfl a 
IAB.· 

A tabela abaixo apresenta, no seu primeiro módulo, os 
valot"'es de prc•duç~o da indústria de ber1s de cap~tal, e da 
produç~o, exportaç~o e importaç~o de bens de capital sob 
encomenda, para o periodo 1979-88, conforme d~dos divulgados pela 
ABDIB. A raz~o de termos incluido na "tabela apeY,as os d~dos 
posteriores à 1979 deve-se à dificuldade de contar com dados 
confiáveis para uma análise mais ampla. A mesma raz~o nos obrigou 
a cor,sicferar ape-r.as os dados de exportaç~c:· e impc,rtc,ç~t::. 

referentes a um conjur,to menor, UMa ~PZ que a f0nte c1tada só 
divulga os dados da indústria de b~ns de capital .sob ~ncomenda. 
Este fato dificulta a comparaç~o que pretendiamos fazer, dado que 
a este ~amo n~o inclui a IAB. Ainda assim, ele é tomado como un1 

padr~o de comparaç~o. 

Para e~eitos de comparaç~o, apresentamos, no segundo módulo 
da tabela, os indic8dores concernentes à IAB. Estes três 
i Ytd icadores correspondem ?os ut i 1 i zad(':.s pc.•t"' Y1ÓS Y"ta seç·~o 5 .. 6 pr\ra 
avaliar o desemper,ho glob~l da IAB. N~o há, entretanto, uma 
correspondência coMpleta entre os dados da ind~stria de ben~ de 
capital por f?YIC'I.)hlertdr\ e os dadc·s da IAB, cc•Y,cerrH?Yttes à 
importaç~o. Isto porque, a importaç~o relativa à primeira enqloba 
a import aç~o de_____Qt'"'odtti22'ª-• e nã:o de i nsumc•s para a sua f abricaç~·=•, 
como ocorre no caso dos armamentos. O indicador equivalente a 
este seria o de import~ç~o de armamentos, analisado na seç~o 5. 6. 
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Tat.ela 5.9.2.1: 
Collparaç~o do desempenho das irodilstna de bens de capital e da IAB 

(bilh~es de dólares correntes) 

Indicadores 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prod.b.ca &4.56 68.10 89.58 70.02 39.53 40.29 42.79 
p. s.e 15.11 13.27 16.81 17.34 10.13 8.58 8.80" 
exp. s • 0.38 0.53 0.74 0.70 0.68 0.5& 0.61 
i•P· s e • 1.32 1.&2 1.64 0.97 0.71 0.72 0.60 

p.a~ 0.15 0.18 0.16 0.32 0.34 0.52 0.56 
e.ana 0.09 0.11 0.04 0.20 0.23 0.28 0.43 
i. ara 0.06 0.05 0.04 0.07 0.13 0.12 0.15 

fonte: AI!DIB, CACEX e tabelas anteriores 
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1986 1987 1988 total lllildia 
51.41 &2.27 ó4.5ó 593.11 59.31 
8.85 10.22 15. li 124.21 12.42 
0.53 0.57 0.57 5.87 0.5'1 
0.74 0.73 0.80 9.85 0.98 

0.50 0.75 0.35 3.83 0.38 
0.27 o. 57 0.20 2.42 0.24 
0.13 0.19 0.10 1.10 0.11 

O exame da tabela indica, uma queda abrupta nos valores de 
produç~o da indústria de bens de capital em 1983, que ~~ompanha o 
desaquecimento da economia e da produç~o ·industrial. A produç~o 
só se recupera em 1988, quando alcança o nivel atingido em 1979 • 
A produç~o de beYtS de capital sob encomer-,da hlostra um 
comportamento semelhante. O desempenho das exportaç~es, 

entretantor n~o é significativamente alterado, embora o das 
importaç~es tenda a ap~esentar um comportamento semelhante ao da 
econc,mi a como u.r11 todo. Cor110 se pode cqnst atar, o comport amer.to 
seguido pela IAB, apesar das semelhanças que guarda. com o ramo 
que estamos enfocando, é significativamente- distinto. ~ digno de 
nota o fato de que a crise que se precipita so~re a indústria de 
bens de capital, e a economia brasileira como um todo, n~o afeta 
o comportamento da IAB. N~o é necessário aprofundar a sua análise 
para concluir que a IAB possui uma dinâmica consideravelmente 
diferente, e -responde a estimulos também dist_intos • 

A tabela 
COY1CerY"1eY1t eS 

ertcomel"'td a • 

seguinte wostl""'a 
à IAB e c•s da 

Tabela 5.9 •. 2.2: 

as relaç~e$ entre os-indicadores 
ind~stria· de bens de capital sob 

loportancia relativa da !AB, e11 COt!!parac~o à ir,dústri{ de. bens de capital sob er.comeroda (~) 

1979 1980 
p. ano/pse 1.0 I.~ 

e.ara/ese 24.7 21.3 

i.a~/ise 4.~ 3; I 

A tabela 

1961 1982 
0.9 I. 8; 

5.3 28.8 

2.3 7.5 

mostra o 
i r1dúst t"i a 

1983 1984 
3.3 6.1 

34.1 43.5 

18.2 17.0 

auril~nto 

d<> berrs 

1985 
&.3 

70.4 

25.4 

da 
de 

1986 1987 1988 total raédia 
5.7 7.3 . 2.3 3.1 . 3.6 

51.2 99.8 34.5 41.3 42.0 

25.2 26.1 13.1 11.2 14.2 

da IAB 
capital sob encomenda, r e 1 ativamente 

re~ultado da 
pr~rneira e 

coMbinaç~o do efeito de cres~imento da produç~o da 
do decréscimo da correspondentP à segunda. Indica, 



ademais, a muito maior 
respeita à exportaç~o~ 

'•J 9 

importância relativa da 

De maneira a explicitar ainda mais as ~iferenças de 
compot"·tamer-.tc• entt"e cs!!:;.ee; d(-:.is aq1~t?q.,doc::;, O'"'lartiZArno~ ~ t~:"\bel,i\ 

~baixo, que mostra nos seus dois módulos, os respectivos 
coeficientes de exportaç~o e importaç~o sobre a produç~o 

Tabela 5. 9.2.3: Indicadores de efeito sobre o comercio exterior 
!ir><!ústria de beros de capital sob erc0<1enda e JABl 

Coef. !~) 1979 1980 1981 1982 1983 1384 1985 1986 1987 1988 total cérl i a 
e/p 2.5 ~.o 4.4 4.0 6. 7 6.6 6.9 6.0 5.6 3.8 4.7 5.1 
i/p 8. 7 12.2 9. 7 5.6 7.0 8.3 6.8 8.3 7.1 5. 3. 7. 9 7. 9 
e-i//p -6.2 -8.3 -5.3 -I. 6 -{).3 -1.8 o. o -?.3 -1.5 -1.5 -3.2 -2.9 

e/p 62.7 62.0 24.8 62.9 68.6 53.6 76.6 54.2 75.8 56.2 63.3 59.8 
i/p 38.3 28.1 24.0 22.9 38.3 23.3 27.5 36.8 25.2 30.0 28.8 29.'t 
e-i//p 24.4 33.9 0.8 33.9 30.3 30.3 49.1 17.4 50.6 26.3 3't.5 30.3 

Novamente o exame da tabela já é suficiente para indicar o 
comportamento atipico da IAB no que respeita ao seu~ efeito sobre 
o cc~mét"'Cio extÉ?ric!l·"". 

Uma compat"'aC~o cc'm ... -ªgt"'e_Clê_dos ma i ot"'es 

_A. tabel~ apresentada a seguir objetiva uma comparaç~o geral 
da ·IAB com dois agregados maiores, de- maneira a est~belecer seu 
tamanho relativo. O primeiro módulo indica os valores de PIB, ·e 

.de exportaç~a e importaç~o para o .conjunto da economia 
brasileira, du"r"'arrte o pel"""ÍCtdO d~ 1975 a 1986.. Estes três 
indicadores correspondem aos utilizados por nós pàra avaliar o 
desempenho global da IAB, que constam do terceiro módulo da 
tabela. Q. segundo módulo i~d~ca os ~alores de produç~o da 
indústria de transformaç~o (que engloba, evidentemente, a IR8) e 
de exportaç~o e importaç~o de produtos m~nufaturados pelo Pai~
N~o há uroa correspondência total com os dados da IAB, 
concernentes à ~mportaç~o. Isto porque, ~esmo que seja válida a 
assimilaç~o entre indústria de transformaç~o e comércio de 
roa~ufaturados COM o exterior,- há que conside~ar que a 
i mpot""'t aç~o de mar-tu f at ul~adcos er-,g 1 ob~ a i mport aç~o Q_g __ groQ...'d..t C':_?_, e 
n~o de insumos para a fabricaç~o dos mesmos, como ocorre no caso 
dCtS at""'marnentos. Um indici'ldot·""' equivaler-tte ·pe.ra este seria o de 
aquisiç~o de armamentos, analisado na seç~o 5.6~ Pela mesma 
raz~o, os valores de importaç~o total do Pais n~o podem ser 
comparados com os de importaç•o de insumos para a IRB. 
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Tabela 5.9.2.4: Valores de "prc~uç~o, exrortaç~o e irnportaç~o· da econooia brasileira, 
da indústria de transformaç~o e da IAB 

(bilh~es de dólares correntes) 

Indicadores 1975 19/6 1977 1978 1~79 l~rl(l 1991 19/!(_l'JO]__l~2!)5_1_'l§!i_t()t_al __ m,<d 1 a 
PIB 109.54 133.98 155.64 177.34 201.67 216.55 236.98 243.45 184.74 193.46 207.91 249.15 2310.41 192.53 
Exp.Tot 8.67 10.13 12~12 12.66 15.24 20.13 23.29 20.18 21.90 27.01 25~b4 22.39 219.36 18.28 
l•P· Tot 12.21 12.38 12.02 13.68 18.08 22.96 22.09 19.39 15.43 13.92 13.15 0.00 188.21 15.68 

Pind. Tra 33.15 40. 76 45.67 54.48 62.60 67.96 72.32 73.45 54.00 57.87 60.40 69.17 &91.83 57.65 
Exp.l!anu 2.58 2. 78 3.84 5. (>8 6.65 9.03 11.88 10.25 11.28 15.13 14. (>6 12.39 104.95 8.75 
lMp.Manu 7.75 7.18 6.59 7.27 8.21 9.81 8.37 7.12 5.38 4.69 5.30 0.00 82.67 6. 89 

p.aroa~. o.o8 0.11 o. I! 0.15 0.15 o. !8 0.16 o. 32 0.34 0.52 0.5& 0.50 3.19 0.27 
e.ar1a11. 0.03 0.03 0.04 0.08 0.09 o. 11 0.04 0.20 0.23 0.28 0.43 0.27 1.84 o. 15 
i. arma• 0.05 0.04 0.07 0.06 O. O& 0.05 0.04 0.07 o. f3 0.12 0.15 0.19 1.02 0.0'3 

fonte: IBGE, FGV, CACEX e tabelas anteriores 

O eM~Me da tabel~ mostra, como era de se esperar, a 
conhecida queda nos ··valores do P[B e da produç~o de 
manufaturados, ocorrida em 19A3 e a s~a pa,Jlatina .recuperaç~o, 
que no último caso n~o chegou a dar-se ccrnpletamente. Indica, 
também, o crescimento das exportaç~es totais e, prlncipalmeYtte, 
~e manufaturados, e a queda nas impor~aç~es totais e, 
especialr,leY",te, de ftlar-,ufaturctdc:.s. IY,dica.., por c~utro lado, corno, 
nesta conjuntura de desaq,_lecimento da ·economia e da indústria de 
transformaç~~, se verificou um cre~cimento da produç~o de 
armamentos, e· da importaç~o de insJmos para este setor. 

De m~nPirA a posqibilitar urnA comparaç~o m~is 

entre os iy,dicadores correspondentes a cada um 
agt""egRdc•s, c•r·gêtnÍ zamos a_ tabela ab2,í xo~~ Ela 
participaç~es da IAB nos dois ~gregados maiores, 
brasileira e a indúst~ia de t~ansformaç~o. 

I 

detalhad.a 
dos trés 

ir1dica as 
a econorn i a 

~· .-
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Tabela 5. 9.2. 5: 
Importância relativa da lAB na Ecooomia Brasileira e na sua Indústria de Transfcormaç~o 

(~) 
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CQeficient•s 1975 1976 1977 137ª_1_979 190Q 1981 . 1982 1983 1384 1985 1986 total rtér:l !! 
p. ar•IP1B 0.08 0.08 0.07 0.09 0.08 0.08 0.07 0.13 0.18 0.27 0.27 0.20 0.14 0.13 
e.arm/E 0.35 0.28 0.36 0.65 0.62 0.56 o. 17 0.99 1.06 !.03 1.66 I. 22 0.84 0.75 
i.ar./1 0.37 0,33 0.55 0.44 0.32 0.22 0.17 0.38 0.84 0.87 I. 16 1.44 0.54 0.59 

p.ar./Poan 0.26 0.26 0.25 0.28 0.24 0.27 0.22 o.u 0.63 0.90 0.92 0.73 O.A6 0.45 
e.ara/E•an 1.17 1.03 1. 13 1. 61 1.43 1.25 o. 33 1. 96 2.06 1. 85 3.03 2.20 1. 75 1. 5'3 
i.ar./l•an 0.59 0.57 1.01 0.83 o. 71 0.52 0.45 1.03 2.1t1 2.59 2.89 3. 70 1.24 1. 44 

fonte: tabelas anteriores 

A tabela Y"tCoS pet"lll i te observar a 11 Vet""d8deíra grandeza 11 da H H! 
no conjur,to da ecor,omia brasilPíra e r. a i Y1dúst ri a de 
t rar,s formaç~o, bern corao sua participaç~o crescerrte a c- l0Y"190 do 
períc,do. o fat •J, já a·nt e r i Ctt"rnent e r"essal tado, de que a um foi um 
dos poucos setc,t"'es da indús·tria na c i OY'ta 1 que apresey,tc•u UUI 

crescimento giqnificativo durante o periodo rpcessivo que ~e 
iniciA em 1983, é claramente in~icado pela t~bela. A última 
coluna mostra a participaç~o média ~da IAB nos dois agregados 
maiores. A part icipê!\ç~o Y•a 1

'produç·~o" é de 0., 14~ ." (do PIB>, e 
0,84~, respectivamente. Como era de se esperar, a·tabela mostra 
que a participaç~o das exportaçôes de armamentos referentes aos 

'dois agregados maiores é mais elevada do que a 6orrespondente à 
produç~o; ela é, em média de 0,84~ e 1,75~, respectivamente. A 
participaç~o nas importaç~es, ali indicada, carece de sentido 
pelas razee& já apontadas. 

A tabela que 
exportaç~o, importaç~o 

agregados, de maneira a 
anteriormente realizada 

segue apresenta os coe~icientes de 
e produç~o correspondentes aos t~~s 

procedar uma comparaç~o com a análise 
pàt'a a IAB. 
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Tabela 5. 9.2. 6: Part icipaç~o relativa das ••portaç~s e i•portaç~es r.a 'produç~o" m 

Coeficientes 1975 
E/PIB 7.9 
1/PIB 11.1 
E-1//PIB -3.2 

Ellan/Pman 
l•an/Poan 
E-1//PBan 

e/parto 
i/par• 
tH//p 

7.8 
23.4 

-15.6 

35.6 
53.8 

-18.2 

1976 
7.6 
9.2 

-I. 7 

6.8 
17.6 

-10.8 

26.9 
38.3 

-li." 

fonte: tabelas anteriorE's 

1977 
7.8 
7. 7 
0.1 

8.4 
14.4 
-6.0 

38.5 
59.0 

-20.5 

1978 
7. 1 
7. 7 

-{1.6 

9.3 
13.3 
-4.0 

53.6 
39.4 
14.2 

1~9~~1~98~0~~1~9~81~~~~98~2~~19~8~3--~19~84~~~~9~85~ 2 1~98~6~~to~t~a~l~mé~d~ia 
7.6 9.3 9.8 8.3 11.9 14.0 12.3 9.0 9.5 9.38 
9.0 10.6 9.3 8.0 8.4 7.2 6.3 0.0 8.1 8.31 

-1.4 -1.3 0.5 0.3 3.5 6.8 6.0 9.0 1.3 1.(16 

10.6 
13. 1 
-2.5 

62.7 
38.3 
24.4 

13.3 
14.4 
-1.2 

62.() 
28.1 
33.9 

16.4 
11.6 
4. 9 

24.8 
24.0 
0.8 

14.0 
9. 7 
4.3 

62.9 
22.9 
39.9 

20.9 
!O. O 
10.9 

68.6 
38.3 
30.3 

26.1 
8.1 

18.0 

53.6 
23.3 
30.3 

23.3 
8.8 

14.5 

76.6 
27.5 
49.1 

17.9 
o. o 

17.9 

54.2 
36.8 
17.4 

57.8 
32.1 
25.7 

14.57 
12.64 
!. 93 

51.67 
35.80 
15.87 

O primeiro módulo da tabela mostra a evoluç~o dos 
coeficientes de exportaç~o e importaç~o da economia brasileira no 
periodo. Como ~ra de se esperar, ·elas corroboram a tendência já 
~pontada. Vale destac~r que, apesar de todo o esforçb expot'tador 
desel ... vol v ido pelo Pais, Y"a~c' occ•rt ... eu tJma mod i f i caç~l) ser. si v e l r. a 
participaç~o das export~ç~es no PIB e, muito menos no coe~iciente 
de abertu·ra da e?cc:•r-..::-·mia. Ocorreu, isto ~im, uma modifícaç~o 
/sigY•ificativa Y10 q'Je deY"tCtmínarnos "efE?ito extet""'Y"•O líquido" da 
economia, que passa a ser crescentemente positivo a p~rtir de 
1'381. No que COY"•cerne à indústria de trar.sformaç~o, as trés 
tendências assinaladas participaç~o das exportaçees e das 
impo~t.aç~es, respectivamente crescente e decrescente, e aumento 
do impacto liquido - se manifestam com maior intensid~de. 

EY.tretanto, o exame dos iY"•dicadores. da l~)B ap.or·.ta., n~.o só 
para uma significativa diferença em relaç~o àqueles dos agreqados 
maiores, como para uma considerável independéncia da sua 
evoluç~o relativamente à$ tendéncias qerais indicadas. Esta 
observac~o siMplesm~nte reflet~.o fato reiteradamente indicado ao 
longo d~ste tt"'a.balhcr, de· que~ -~~ituaç~o, a polítca e a evt:olt.lç~·v:• 
da IAB guardam pouca relaç~o com as correspondentes à indústria 
nacional ou à economia brasileira como lJm todo. 

Até aqui, n~o havíamos tocado na quest~o do volume de m~o
de-obra ocupado na IAB, a n~o ser para i~dicar a provável origem 
da inforMaç~o reiteradamente veiculalja pel~ imprensa, segundo a 
qual a IHB er•lpt"'egat""'li::\' já P-fll 1'37'3, 100 mil pessoas .. Objetivar1d•.:• 
dar uma idéia da d·imens~o real do volume de pessoal ocupado na 
!AB ''vis-à-vi5 11 a de agregados M~iores~ org~niz~mos a tabela 
ab~ixo. Ela mostra o número de em~regados das empresas q~1e 

produzem material bélico durante o p~r~,:00 1983-87~ Ela foi 
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organizada a ~artir da inforr~aç~o constante das ediç~es 

sucessivas da ptJblicaç~o ''Maiores e Melhores'' que, a partir de 
1984, indicam o nómero de empreqados das 500 maiores empresas 
brasileiras.. Dada a origem da ir-,formaç~o, e o fato de que a 
listagem das e?ftlpt ... E.:>c:;as d<=t qnAl se partiu, é ·a divulqad;::\ 
oficiosamente pelos t''esponsáveis pela IAB., (da qual col'"•star,, 
empresas que sabidamPnte n~o fabricam propriamente material 
bélico) é possivel afirmar que dificilmente al~'Jma empresa 
suficientemente importante em termos de receita deixou de ser 
iYtclu:ída r-.a tabela .. 

Tabela 5.9.2.7: PEssoal e11pregado oa produç~o brasileira de oaterial béliro 

6rUQQS e E•~resas 1983 1984 1985 1986 1387 
E1braer 6877 7665 7701 8592 10163 

Engesa 2875 3433 3273 32"13 3748 
Engesa-fNV a a a 3866 3675 
Enge• 960 %0 1111 111 I 1013 
Eng••ro 51 51 91 91 64 
Engesa Eq, E1. b b r.u f>'32 b 
Engosa Eletronic b b 212 b. b 
Engequimica 211 ·?54 b b b 

Grupo Engesa 4097 5198 5301 9033 8500 
Avibrás 2138 3222 4704 5465 H22 
Tectran a 199 327 80() 800 

6ruQQ Avibrás 2138 3421 5031 6265 5222 
sub-Total das '3 grandes• 13112 16284 18033 23890 23885 

Bernardini 430 430 700 600 600 
CBC 1627 2041 2041 1980 1728 
!lritanite 750 80() 600 800 1250 
valparaiba 163 163 b 163 b 
Cel•a 1277 1455 1676 1676 2020 
Motortec HO 470 170 170 470 
Helibras 205 b b 205 205 
Neiva 410 130 430 513 525 
Taurus 301 b b ' 1400 b 
Rossi 1800 1950 . b . 2130 b 

sub-Total •outras• 7433 7739 6117 9937 6798 
TOTAL GERAL 20545 2A023 2415(1 33827 3068}_ 

fonte: 'Maiores e Melhores• 
Obs: ·a = F'!presa n~o eMistent,e (lU n~o ~rhncEnte ao grupo • 

b =empresa n~o incluída entn~ ns 500 maic•res • 

Antes de analisar a informaç~o _contida na 
convenient~ explicit~r suas deficiências: 
(1) o nómero de empregados das empresas listadas 

tabela é 

só 
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di =;por-d v e 1 
maiores; 

para os at"IOS em que ela integrou a lista das 5(,0 

(2) confc•-r"me comeF•t a elo, ur.ta ·parcela 
algumas r.as prirtcipais ertl.Pt"'esa_s 
prod•Jç~o de mat et""ial bélico; 

do 
se 

pessoal emp'f'eqado em 
dedicado à 

(3) é provável que o pessoal ocupado correspondente aos grupos 
Engesa e Avibrás seja superior ao indi~ado, uma vez _que uma parte 
d~5 r?rtlflt··p~,:,-:=; q •_tr"' .-.~ i y·,t- Pfll"'o7-\fll l'ti"1n foi cor.tptt-t o1d.~; 

(4) existem er.lpt""'esas prc•dutor""as de ma-ter ... ial bélico que 
incluidas na tabela, por n~o se contar com inform~ç~o 

Y"t~O füt"'Bftl 

acet"'ca do 
vc•l ume de pessc•a l por"' e l a.s empregado; 
(5) e~istem empresas que fornecem 
espec i f i car.-1ent e dest i r.adC.s à produç~o 

insumos de produç~o 

de material bélico, que 
tampouco fc•t ... artl computadas. ' 

De qualquer forma, dada 
empresas mais importantes 
obstante aos fatos acima 
valores totais indicados 

a gra~de participaç~o que possuem as 
no total <entre 65 e 80~>, e n~o 

indicados, parece-nos vélido tomar os 
na tabela como sendo uma estimativa da 

ordem de gr·ar.dF?:za do emprego çl_iY_::_~t<:;~ relativo ~ produç·~o dP 
material bélico no Pais. Através da tabela é possivel constatar 
que o crescimento do pessoal diretamente ocupado ~o setor, sej~ 

pelo crescimento do número de empreqados das empresas (como no 
caso da Ewbraer e Avibrás), seja pela incorporAç~o de outras 
empresas ao grupo (como no caso da aquisiç~o da F~IV pela Engesa, 
em 1986), teri_a pa~sado de aproxim~damente 20 para 30 mil 
pessoas. É airtda mais Y'•C•té.vel a evoluç~c! do emp'r"'ego 
correspondent~ às trés maiores empresas do setor, que temos 
considerado como sendo assimiláveis ao c~njunto da IAB. Ele 

/passou de 13 para 23 mil. 

De modo a chegar a uma estimativa do emprego total (direto e 
indireto) referente à pt'oduç~o de armamentos no Pais, é 
nece~sário levar em conta pelos menos outros dois fatores, além 
dcs citadc•5, que pr::osr,t_\f?r•l uma incidérJcia. opc.sta. O· prirfleir-c• é o 
alto coeficiente im~ortado do setor,. que ~eduz o emprego indireto 
gél' ... ado l"tO pC\is. O segur-sdo é a s.ua t"'elatiVamente alta 
horizontalizRç~o, que fa~ com q~e Ple apresent~ uma relaç~o 
emprego indireto/direto maior do que os seus congéneres de 
países industrializados. Levando em conta todos estes elementos, 

. ' chegamos a uma estimativa, pr?~avelmente muito superestimada, do 
emprego total qerado pPta p~oduç~o de arM~mentos no Pais, em 
1987, de 80 mil. A prorluç~o de matPrial bélico ocuparia, por sua 
vez, direta e indire~amente, cerca de 100 mi.l pessoas. Na 
realidade, a qimi'r'"IIJiç-';:':to da produç~o de duas das pt"'ÍY"ICipais 
empresas da IAB (Engesa e Avibrés), oco~ida posteriormente, e a 
conseque~te drástica dirninuiç~o do pessoal empre~ado, altera as 
estimativas -indicadas até agora l"~uma r ... c,__z~·o de 2:1. 

De qualquer forma, e tomando como r~feréncia o ano de 1987-
que foi seguramente aquele eM quP as empresas mais importantes 
apresentaram um wai9r volume de empreqo ~ e levando em conta o 



tcot al da OC'lJpHda, e i nd i r·,~t arnen te,. 
fabricaç~o de produtos rivis e ~lilit~res, ct1eqari~mos a urn valor 
pt"'óxinlo ao divu1qacio CC•h10 ser-,do o e><istente er11 1g13~ U 
•'interessante••, entretanto, é que nPste periodo a produç~o da 
IAB, segur-•do r-.eossas estimativas ct"esceu '-+00'1... O q•Je siqr•iT1ca. 
que, supondo uma manutenç~o do coefici~nte m~o-de-obra/pr0duç~o, 

e aceitr.\r-.dcr a ~stir,lativa feita pela irtlpt"'PY"tSa, t1P flUe o errtpl·~Pr!C• 

geradO pela JnB Pt~~ dP J00 mil n~5S0~R, PM 1979, O empreqo QPrAdO 
em 1987 deveria ter s·ido de 500 mil; o que está totalmente fora 
da real idade •• 

Busca...-,dc• t'eal i zi::n" UHia comparMç~o, ainda que rnu i te• 

grosseira, da importància relativa do P~prego gerado pela IAB, 
podemos compat~á-lo com o da indústria de bens de capital sob 
er-tcortlertda. El<::\ empf'Pq.::\vH-., dit"'etM.mente, ~f?qt1ndo a A[-tDIB, er11 1'-~!-:\1, 

cerca de 200 rnil ppsso~s. Neste mesmo ano, as tr@~ empresas ma1s 
importantes da IAB apresentaram urn voluffiR de produç~o em torno de 
7~ do dessa indústria (ver tabela 5.9.2). Ainda neste mesmo ano 
essas empresas e~pregaram um total de cerca de 24 mil pessoas 
(tabela 5.9.7> ~ o que representa ~proximadamente 12~ do emprego 
gerado pela indústria de bens de capital sob encomenda. 

5. LQ_'!._ A __ !_ 8-ª-~--'ª-P-~.?_9._!-!...~_§.?_ ç_ ~ -~ .!! t_ .tf.A c_;_ ª--~-.tt?~.fJ.Ç!.. 1_9_qj_s~_ç~:;-_rn o b ...i§?J: _i v q s 
m i Li_t a_t'es • ·· .-

Os aspecto~ relacionados à estratégia tecnológica seguida 
·pela indústria brasileira de material bélico e seus r~sultados, 
/que conduziram ao elev~do qrau de autonomia tPcnolóqica da IAB., 
tem sido abord~da Phl vári0s pontos destP trabalho. Ela será 
retomada no cap:í.tu!() fir1al df? cor.slderaç~es get"'ais, onde 5E? 
procurará mostrar que apesar da magnitudR destes resultados, seu 
efeito em relaç~o-ao conjunto da atividade produt-iva t~m sido 
bastartte t"'e-stt~ i te•.. DMda a ir•lpc•t"'t~t--.ci H rh~ pc::clr:n--ecf?r n q~.tp~t:;t~o:· de 
como foi pc•ssivel alcanç~.'11... ctq•JelP~-5 resultE~dc•s, estA. seç_.';~o 

sumat ... iza as prir•cipais políticas gover-'r-,arne-r-,tais, dit"'eta ou 
ir-•dit ... etafllente 1 igadas à C&T, q11e os viabi 1 izar ... cw1. Dado que se 
constitui em um tema re!AtivamPnte auto-contido, e na medida que 
sua parte final busca, como a seç~o anterior, fornecer urna 

avaliaç~o comparativa, neste caso sobre os recursos para a P&D 

~Entre a biblioqrafia utilizada na elaboraç~o desta seç~o, 
cabe citat"': Ar----enz (1986), Baurll~'tMY'ten .Jr. (1380), Brígag~o (s/d), 
Cabt""'al (1986), D~gr-.:iY•O (1'~84 e 1'381~)., Fer.:.lla (1'J8E,), Fonseca 
( 1986), Gi 1 ( 19[1::'), Lock (I 985), Lcock e Wul f ( 1 '379), Leonqo:o 
11978) 1 Menahem 11377) 1 Pacitti 11981) 1 Passadeos s/d), Requena 
(s/d). 
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alocados <30 set•:•t"', •:•ptdrneos poY' t"r"'ata.r~ esta quest~·=· f?nl sepat .... ado., e 
r1este ponto dr::• tr..,abalho. 

De rtlar.e i l" ... a a 
er-tt end i wer-•t o das 
avaliar a posiç~o 

est abe l f:? c e r"' um 
particularidades 

que tem aparecido 

m~rco de refer~ncia para o 
do caso brasileiro, e rAelhor 

cor11 cer"t a freq •J~nc 1 a, no 
Bras i 1 e er11 .::<1.\t"r-os rt=tises lat ;_, .... :.arner"'icano~;, .::\ favor-• d(':o e•·;t :imtJleo à 
pp~;quir;:",n cc•r•~ f il·,•::; hti 1 it·nr·p•·;, "n f""'Hf-•Útfl(•·· dn qt.tP OC(.•I·"'t"'r n(:·,r-, Fllit P 

em outros paises desbnvolvidos'', apresenta-se uma comparaç~o 
entt-e a l·-eal idade daquele p8is e a do:• Bras i 1. Poster'ior .... hJer-.tP., é 
aY1alisada a política cíeY',tífica e tecnológica impl_ementada no 
País em relaç~o à área mi.litar, em especial a di0ecionada para a 
produç~c· de matet"'ial bélico.. Na llltirna parte cor·,cer.trarnc•s nossa 
atenç~o numa tPntativa de quan·tificaç~o dos recursos alocarlos no 
Brasil à P&D de caráter militar. 

P&D 

A racionalizaç~o que sustenta um maior estimulo à P&D 
militar está baseada em alqumas ''constataç~es'', cheias de ''senso 
comum'' e aparentPMente irref•Jtéveis, acerca da realidade dos 
pe\Íses íridus"tt-"""ial iz.~d·:::•r:: • ., P.hl CC•nlp.~raç~c·' COfll r:•S da nuJ~rica Lr\t i na 
(vet-- Requer-,i:'.~ s/d) .. Nossi:\ -intenç~o neste tt"'echo, é apt"'F.?sent.t~-1..::""1 

si~tematicamente- para, em seguida, analisar alguns dos seus 
elementos à luz de fatos e interpretaç~es n~o menos evider.tes e 
cor-. v i Ytcer.t es .. 

O primeit""'o aspecto desta posiç~o diz respeito a uma espécie 
~e ''determinismo histórico'', 
justificativa para a alocaç~o 

ela, a pu_jança e sofistic8ç~o 

frequentemente invocado cor~o 

de recursos à P&D militar. Sequndo 
dos sistemas de P&O dos pai~es 

centt""ais e o Caso dos EUA é apont~do como tipico 
su~ criaç~o, com 

deve-s.e a 
a indúEtT-ia 1 igaç~o estabelecida, desde a 

mi 1 itc:n"'. 

De com essa a desde se•J 

surgimento enquanto tal, quando se destaca das outras forrnas de 
utilizaç~o do conhecimento da natureza para finalidades práticas~ 
estat"'ia 1 igada à ar-·te da guet"'"r""a.. Df? fato, a hi.stória da 
tecr-1ologia na Ant iguid;:~de indiCa con1o, f?m vários mortlentos, e en1 

funç~o de desafios colocados pelAs guet~r~s, ocorreu o surqifnento 
de inovaç~es siqr,ificativas para o des~nvolvihlento da humanidade. 
Tais inovaç~es, entretanto, decorriam da atividade isolada de 
alguns ''sábios'', atendendo alguma demanda esporádica dos 
"gu~r-'t"'eit"'os'' da ·ép'::-•ca, n?-1··:· p•::)der-,d~·, Prfl hipótPsr:> alqurn;c~, sP.t"' 
Cc•rftp.::\'r~<:ldas cortl as q•t•:?- pt~ssat'.:.:"\fll a ocol·""'~~el'"' model-"'YJi':ir•lentE~. 

Na Pt'"'i.nleit""'a G,_,err"'a l'flurlr.li.::-..1, pela p-riwf?it"'a ve:: rta histór-·ia, 
ocorreu a uma particip6Ç~0 ponderável· da populaç~o civil e da 
capacidade produtiva dos paises envolvidos, no esforço de gtJer-ra. 
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O impulso dado ao setor iFtdustrial pela guerra rt~O fc•i, 
er1tretanto, i Ytter""mediado pela atuaç~o dc•s cier,t istas. Isto porque 
inexistia uma estrutura que permitisge a sua participaç~o nas 
decis~es. Na raiz deste fato estava a pouca confiança que tinhaM 
os militares na capacidade dos cientistas, e da própria ciênc~a, 
para contribuirem à sua atividade. 

As vésp~~tt·""as da Segur,da Gt.ter .. t""a t•·hu~·,dii'\1, pri•'•C-ipi"\lmPY,tP. y,;,~ 

AlemaYtha r-.az .i sta e logo em seguida na !YH;:Jlaterr--a, o 
reconhecimento mais generalizado do crescente papel da tecnologia 
na arte militar passou a refletir-se numa aproximaç~o cada vez 
maior entre militares e cientistas. Nos EUA, o ~~o-entendimento 
desse papel, causado pel6s preconceitos dos militares e pela 
relativamP.Ftte pequena vivéFtcia CC::Htl sitltaçê:tP.s de guerra, r.~o levou 
uma aproximaç~o em grau semelhante. Os militares norte-americanos 
entraM na Segunda G\Jerra Mundial acreditando que ela se 
caracterizaria pela utilizaç~o do armamento já existente e que a 
apl icaç~o de Ytovas tecrtologias, e"ro especial aq•Jelas prover. i en-tes 
de avanços cieYltíficc's recer.tes, Y"t~o ter.deria a set"' decisiva .. A 
observaç~o do papel preponderante que novos. conhecimentos 
tecnológicos tinham no desempenho do armamento aleM~o e inglês, 
entretanto, fez com que esta situaç~o tendesse a se alterar 
rapidamer.te. 

Durante a Guerra deu-se, por outro lado, uma mobilizaç~o 
praticamer-.te esp·~~rtt~...-.ea e cor-.sertsua.l dos cier-.tistas Y1os EUA,_ os 
quais procuraram convencer os militares norte-americanos da 
necessidade da realiiaç~o de pesquisas voltadas para melhorar o 
desempenhe:' das at"'mas. A consciência adquir"'ida pelos mil.itares, e 
/p~la sociedade como um todo, acerca da import~ncia do trabalho 
~os cientistas, fez com que estes emergissem da Guerra cercados 
de um pt""'est:ígio e .ê"t~tus §.~~t;.iaJ .. até er-,t~o inexistente. Atr--avés da 
conjunç~o de elementos, como o patriotismQ, a oposiç~o e/ou medo 
do fascismo, e -~~ta nova valorizaç~o social explicam o maci~o 
envolvimento dos cientistas com a pesquisa militar. 

Esta se consubstancia att·avés do de 
gigantescos projetos de pesquisa, que transformaram radicalmente 
as cor1diçe:les e for"'rnas de (.:n·~r~anizaç~o do tr ... abalho cieY"Jtifico .. A 
big__scier 1 _ç_~_ dai t"'e~.;ultante cor-.fet"'"iu car"'acte.,.--:ísticas importantes à 
atividade cier-,tific~, quais se1aw a dissociaç~o er,tre o 
gerenciamento e a pesquisa, a sua consequente hierarquiiaç~o, e a 
cada vez menor distinç~o entre a pesquisa básica e a aplicada, 
crescentemente integradas no interior .das mesmas instituiç~es e 
projetos de trab~lho. De •JM padr~o artesanal, quase amador, 
passou-se à uma pt"'odu1;~o 5ehli-i'l'",dustrial, de ciéY,cia e 
tecnologia, maciç0mente apoiada pelo Estado. 

O estreito contato propiciado pela Segunda Guerra Mundial, 
entre cientistas e militares, ocasionou importantes mudanças. Se, 
por um lado, o ~sforço realizado no terreno de P&D determinOlt o 
surgimento e o aperfeiçoarnento de inovaç~es (como a pesquisa 
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operacional, o radar, o avi~o a jato, o foguete, o sonar e a 
bomba atômica> que t.iveraM ~rando impacto sobre o poderio bélico 
e sobre a at .... te de guert"'a, a ativirJdde ciE-::~rYtific.n, pelo outro, 
foi também grandemente influenciada por este processo. O advento 
da. biq sçier~!;,"-~, na qual equipes ele cier.tistas, engenheirc~s e 
administradores se envolvem na resoluç~o consciente e sistemática 
de pt"'(:.blertlas claranler-tte definidos, foi um dos result.ados desse 
processo e altet""OU t"'adicalrtler•·te, n~o apertas a "roaneir-'a de se 
~azer ciência'', como a ~aneira de concebê-la e de financiá-la. 

Em suma, foi somente a partir dos últimos anos da Segunda 
Guerra Mundial que se estabeleceu, nos EUA o mecanismo que 
crescentemente possibilitou o envolvimento dos cientistas com a 
pesquisa militar. Esse mecanismo yerou-~e através da disposiç~o 
da comunidade cientifica em participar e dar demonstraçbes 
cor-tcretas do que o sistema de P&D já existente, de qrande porte e 
sofisticaç~o, e de alta capac~dade de organizaç~o, poderia 
produzir em termos de resultados imediatos. Dessa forma o 
surgimento de vi1,culos entre o sistema de P&D e o industrial
militar ocorreu posteriormente à exist@ncia e .consolidaç~o do 
primeiro, que se havia dado para atender demandas do setor civil 
da economia norte-americana. 

Sua_implantaç~o em mold~5 autOnornos a partir de uma sólida 
estrutura de recursos humanos, e de uma estreita e funcional 
1 igaç~o com a atividade industrial, é bastante anterior ao 
vinculo sugeri~o. N~o há como, portanto, apo~tar a ligaç~o entre 
o sistema de P&D e o setor militar - que apenas começou a ocorrer 
n6 inicio da década de 1940 como a responsável pelas suas 
caracteristicas atuais, de puja..-rça e pt•odutividi'lde. Isto apesar 
~o impulso que têm recebido, a partir dai, e pelas causas 
apontadas, as atividades de P&D militar norte-americanas. 

Os Sisterna?_sl<;>_f'&Q ..-.os EUA e rra América Lati..-ra: mai"'c 
i nfo)"""mac~es para m~J.tLço.:c._çc'r!~.R9.:t:.?t~ 

Comentado este primeiro aspecto, é i~terressante observar 
que a proposta da implementaç~o desse vinculo entre o sisteMa de 
P&D e o setor produtor de armamentos surqe nos mesmos fóruns que, 
ao longo das duas últimas décadas, têm discutido a ligaç~o entre 
Universidade e o Setor produtivo na América Latina. Isto nos leva 
a estabelecer ttm paralelo entre estas duas pro~lemáticas, 

procurando desfazer alguns mal-entendidos que podem suscitar 
avaliaç~es apressadas ela realidade de outros paises. 

O debate sobre a vinculaç~o entre a Universidade e o Setor 
produtivo foi _inspirado na situaç~o dos paises centrais, 
cat""acterizada por uma 1 igaç~o funcior-.al e ef'icaz air.da que 
reconhecidamente escassa -entre o sistema de P&D e o setor 
produtivo. Ele conduzu à postulaç~o de Uma aproximaç~o, rnu1tas 
vezes ingénua e mal resolvida, entre a Universidade e a 
indóstria, nos pa!ses latino-americanos. 
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EHiste, de fato, uma forte p~esença do setor p~odutivo na 
estrutura cier-.tífica e tecnológica dos pa_:í.ses centrais. Nos EUA o 
quadro ccn--respor-.dente à P&D em ge\ ...... al (civi 1 e roi 1 itar"") é mais ou 
menos o seguinte: 5(1~ dos recursos s~o governamentai~ e 5(J% 
privados; 701- s~o utilizados pF?las empt"'esas pr-•ivadas., 15;\. pelo 
governo, 101- pelas universidades ·e 5~ por centros independentes 
de pPsqLti5A. R emprP~A privad8 norte-ar~ericar.a rv~ponde, 

por~anto, pela exe6uç~o de cerca de 70~ dos gastos em pesquisa e 
é responsável pelo fbrnecimento de 50~ dos recursos. 

A situaç~o dos países latino-americanos pode ser estimada, 
com menor precis~o, devido à ineHistência de informaçbes 
confiáveis, como sendo a seguinte 1 ~: 90~ dos recursos s~o 

governamentais e 10~ privados ou provenient~s do exterior; 55~ 

dos recursos s~o utilizados diretamente pelos centros de P&D do 
Goverr,o, ou de suas em·p~'·esas, 35~ pelas UY•íversidades, 
principalmente as públicas, e 10% pelas empresas privadas. 

Parece ser possivel afirmar, portanto, que a 
responsabilidade maciça, tanto pelo financiar~ento, como pela 
execuç~o de P&D, na América Latina, cabe ao Estado, ao contrário 
do que ocorre r-tos EUA e, pode-S,e ger-.eral i zar para os f i ns de 
nossa- análise, no conjunto dos paises desenvolvidos. Foi a 
observaç~o destas realidades extrem~mente diferenciadas, e a 
cc,nsciência· do papel da C&T YtC• desenvolvimer-,to ecor,bmico, que 
ensejou as discuss~es e esforços no sentido de implantar uma 
estrutura de. C&T, baseada Yta u_r,iversidade, ·e cor.ectá..:....la ao setc'r 
produtivo. Por que n~o suprir as necessidades tecnológicas 
internamente, canalizando os recursos das empresas aqui 
localizadas para a capacitaç~o cientifica e tecnológica e a 
realizaç~o de P&D? 

Contudo, .. a falta de clareza sobre os pressupostos desta 
intet"'"aç~c~ (a y,atur""'P-Za da atividade tJF"tiversitárioil., o papel 
inibidor do modelo de desenvolvimento dependente e excludente, a 
própria concepç~o de tecnologia, etc.) fizeram com que 
malograssem a maioria das tentativas de implement~-la. CDaqnino, 
19ê4>. N~o aprofundaremos aqui esta quest~o, já tratada por 
vários esp~cialistas. Vale a pena, entretanto, relacioná-la com o 
caso que estarnos anal isar-tdo ,. Y"10 qual, novameY,te, ür11a apreciaç~o 

superficial de realidades bastante diferentes da nossa, acabou 
dando origem à tentativas d~ transposiç~o de f~lsas e 
despropositadas soluç~es. A receita para os paises latino
americanos, no caso da P&D militar, foi também inspirada no c~so 
norte-americano, e nela, tem ocorrido aproximadamente o seguinte: 

~G Mais adiante é apresentada uma estimativa mais detalhada 
para o caso brasileiro, produztda pelo órg~o responsável pelo 
planejamento de C&T brasileiro, que, diga -se de passa~em, 
diverge t\M pouco desta. 



-'30'1- dos 
recursc•s 
Goverr-.o, 

recursos s~o governar~entais e 
s~o utilizados pelas eMpresas 

3" pelas tJY•iversidades e 2'1- pelc•s 

4.30 

10~ privados; -71% dos 
privadas, 25;<. pelo 

cer·,tr"'t:•s de P&.D .. 

Comparada com a P&D civil é evidente a diferença do papel do 
Estado. Como se vê ele é o responsável pela quase totalidade dos 
t'""ecursos dPSPrnbols,':\rlC'•S cortl PP.D milit.'1.t"',. N~.::r sP tr··ata,. pnt'"'tnn-to:o, 
nestE? cat::~c•, de urt1i3 i::\Ç'.~O autôr·.orna do capital pt"'iv.71do, que est1mula 
o setor de P&D, e que merece ser incentivada caso se deseje 
fortalecê-lo. Trata-se de um gasto inteiramente dependente do - e 
administrável pelo Governo, passivel, _portanto, de ser 
realocado para outros setores. Na verdade, a tendência atual é 
justamente no sentido contrário. Tem-se manifestado, durante a 
década de 1980, nos EUA, um constante crescimento da parcela 
dedicada pelo Governo à P&D militar. 

N~o é, portanto, o e~emplo norte-americano que pode 
justificar a realizaç~o de P&D militar nos paises latino
americanos, sob a alegaç~o de que se está ca~alizando recursos 
privados, n~o (ou mal) utilizados para o desenvolvimento de C&T. 
O montante que seria aplicado neste desenvolvimento tender1a a 
ser, no caso latino-americar•o, n~o um acréscimo proveniente da 
irticiativa p'r .... iv.::\da, cc•mo a sittJv.ç~o da P8(D ern ge·ral nos FUA 
podel"'icõt fazp.,.·· su.p.:ol···, r11as uw rE>CIJl""'So t"'et iY·adt::t de outY'as áreas 
apoiadas pelo Governo. No caso latino-americano, o recurso 
alocado pelo·~~verno n~o seria uma maneira·de empregar uma· certa 
••capacidade ociosa'' ou redundante do sistema cientifico e 
tecYtC•lógiceo e p·r"'"OdtJtivo, como ~ sit•Jaç~o norte-aroericar.a, air,da 
que equivocad~mente, poderia levar a crer. Assim, propor o 
crescimento dos gastos em P&D militar nos paises latino
americanos significa e ai vale a analogia com o~ EUA e outros 
paises industrializ-~dos - aumentar a despesa governamental no 
setc:•r e, r-.~c· '~ att"'air c• escassc• capital privado díspordve-1 r.a 
regi~o para investimento em C&T. 

A análise q11e acabamos de evidt3?ncia um 
dos custos associados à proposta de direcionar esforços para a 
P&D militar. Neste caso, como nos outros que examinaremos, há QlJe 
comparar situaçbes e estratégias alternativas de mobilizaç~o de 
recursos e promoç~o do desenvolvimento dos paises latino
americanos, procurAndo av8liar detalhadamente seus pr~ssupostos e 
consequéncias. O balizamento qtte deveriR ser observado para 
tanto, é o ofer··ec ido ew c''.lt l"'as p8t"'t.es de5t: e t r.1b,3.l h o, · sobr~t •.tdo 
no capitulo 1, onrle analisamos as consequéncias sociais, 
econ6micas e tecnológicas dt::t gasto e da P&D com fins militares na 
realidade dos paises centrais. 

5 .. 10 •. 2. A pc•lítica c:ientifi,ca_~_j;-~Q.!].~~~lQ_gj_ga_ê_s:_•_Q_~?e!~.P-~Y'!bo_d_ª-
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Uma dirtler.s~o furtci<::Htle-ntal do éxito alcar.çado pela IAB é a 
tecnc,lógica .. A c•::•rnpetitivid;:~:de d· .. •s pr ... odutos r.acionais er11 ter;-rnos 
de custo e desempenho tem· 5ido frequentemente apontada como 
detet"""mir.ante do sucesso obtido. Mrsrno qqe o fi'\to:,r tecneolóqico r.2<o 
seja o principal, é eviden-te a sua irtlpOI"""'tttr.cia r.a obtertç~o, Y1~0 

só de preços competitivos, mas de algumas vantagens comparativas, 
uma vez que este setor apresenta uma dRmanda particularmar.te 
sens!vel as caracteri5tic~s de de~empenho do produto~ 

~ surpreendente que um pais dependente, tecnologicamente 
carente, grande importador de equipamentos e sem nbnhuma tradiç~o 
Y'10 cc•mét""'cio de at--mamer.tos teY"tha cor.seguido, em um pr-... azo 
relativamente curto, alcançar a posiç~o que logrou num merc~do 
altamente competitivo, dominado por paises lideres na área 
cientifica e tecnolóQica. O éxito alcançado leva a uma revis~o de 
uma série de lugares comuns, relacionados à C&T em paises 
depender-,tes, e er11 especial YtO Brasil, tJma vez que a tecr,oloqia 
utilizada no setor, ou foi produzida internamente, a partir de 
recursos nacionais 
de forma aut6~oma, 

e da pesquisa aqui realizada, ou ·foi comprada 
isto é, a decis~o do que, e de quem, comprar 

foi tomada soberanamente. 
Costuma ser frequentemente citado conjunto encadeado das 

raz~es que estariam na raiz das dificuldades existentes para a 
obtenç~o d~ um nivel acJ~~uArlo de Autonomi~ tPcnoló~ic~: 

1) ~ pesquisa fundamental realizada no Pais, mesmo quando, 
excepcionalme11te, n~o se encontra a reboqlle dos modismos 
internacionais, deixa de ser acor~~anh~da por uma fase de 
desenvolvimeY,to tecnológico, dado que faltam recursos para a 
manutençâo dé projetos de longo prazo, que os órgaos de apoio n~o 
est~o interessados nos resultados e sim no preenchimento dos 
requisitos para a obtenç~o dos financiamentc,s, e que os 
pesquisadores n~o valorizam as oportunidades de aplicaç~o; 

2) a pesquisa aplicada, mesmo. nos poucos casos em que 
occ,rre, Y1~0· cor-,segue passa)"""' da fase de demonstt""'aç-~o, r,a qual tJro 

prc•tótipo, pt"""ovavelr.lente inviável do por-t.to de vista- ecC~nbmicc•, "é 
construido pal"""'a ser esquecido''; 

3> mesmc• Y10S casos a i Y"1da mais rat"'.os, em 
pesquisas leva um P'r"'(":Jjeto até a fase dei 
tecnológico, dificilmente algu~a empresa se 

de 
dese....-.vo 1 v i rne-r,t o· 
interessa pe 1 a 

tecr-,ologia p-r··od•Jzida, pr ... ef·erir.do satisfazer Y!o estra\ .. lgei·r"'O suas 
demandas, por raz~es de ~usVo, confiabilidade, prestigio, marca, 
etc; 

4) quando alguma empresa nacional aposta na capacidade 
i nt et"'Y"ia", na s •Ja pró pt""' i a ou de out l"""'os, e resc.~l v e prod u-·z i r 
utilizando tecnologia· brasileira, ela, ou é ''e~maqada'' pela 
concorrência dci capital multinacional, geralment~ via preços mais 
baixos, ou é por ele comprada; e 

5) os bens produzidos no Pais,. mesmo que por firmas 
multinacionais apresentam qualidade inferior e/ou pYeço superior 
aos congêneres estrangeiros, necessit~ndo de fortes subsidios 
para cont i Y"l•.tat··em r. o mercad·:,, t.:.u pa·r'"'a set""'efil veY"1d i dos no merca.dc' 
interno, e mais ainda no externo. 



Na verdade, a indústY'ia de i::\.t--mc.ut1entos é um contt ... a-exertlplc•., 
se n~o único, pelo menos raro, em meio "à história de fracassos d~ 
pesquisa cientifica e tecnológica e da indústria brasileira. E 
justamente esta atipicidade que lhe confere um grande interess~. 
Através da análise de experiências bem sucedidas, talvez se possa 
formular politicas no campo da C&T q~e ~evem a uma mudança do 
dif'ícil e coYtf"uso q•JadY'o atual .. 

Os estudos sobre pol{tica cientifica e tecnológica 
realizadas na Amé0ica Latina costumam ser cronoloqias de 
fracassos. As ~xpPri~nc~~s de planPjamento da C&T e de 
intervenç~o do Estado, que em termos globais n~o podem ser 
consideradas nem de longe como bem-suce~idas, s~o analisadas 
caindo-se com frPq'J~ncia na ''sindrome das au·tópsias'' 1 t~o comurr1 

nas ciências sociais latino-americanas. Entretanto~ a análise de 
uma experi~ncia bem sucedida,: apesat"' de at i pica e Y•~O 

imediataroey,te gener""alizável, pode levar a resultados f•lais 
importantes do que a identificaç~o das causas dos fracassos. 

é esse tipo de constataç~o que aumenta o interesse a 
respeito da indóstria de arMamentos brasileira .. O entendimento do 
conjunto de ~atores de vérias ordens, que levou a este ~xito em 
sua dimen~o cier·,tífica e tPCYtolóyica pG•de peY'rnitir ide·r.tificar 
as políticas, me~ani5mos e aqentes eficazes a serem mobilizados 
para estimular o desenvol0imento de outros setores C~Ja 

priot"'idade SC,cial possa, iYsclusive, ser bem maior. 

A pergunta, ''por qué deu certo a indústria de armamentos?'' 
ou mais especificamente, ''como se ~xplica o ''sucesso cientifico e 
tecnológico do setor ?'', remete às causas politicas do processo 
já abordadas no Ambito deste trabalho. ~ evidente que a 
existência de um setor militar politicantente organizado e 
poderoso, atu~ndo no bojo de uma ideologia de Brasil ''grand~ 

po.téncia" ba.star-rte clifuy,dida e etc-eita rro meio militar, e 
t""e_spaldada iY1clusive pot .... impeot"'tc\ntes seqrne\'·rtos civis ter11 sido a 
causa fundamental. Um dos nossos objetivos, ao abordar esta e 
outras causas do fenbrneno, era ir mais além desta constataç~o, 
buscando identificar as pré-condiç~es que tornaram possivPl, 
amplificandr:,-a, a atuaçâ:o desta causa pt--incipal YtO processe' de 
desenvolvimento cientifico e tecnológico do setor. 

Tratar,lc,s, ao !OY•go da abordagem por segmey-,tos pot'"' nós 
realizada, de reconstituir e analiticamente a cadeia de ~ventos 
que viabilizou a situaç~o atual, identificartdo os agentes, eos 
mecanismos institucionais, ~s formas de press~o, a politica rle 
~ormaç~o de recursos humanos, etc. Em outras palavras, tratamos 

·de e~plicitar a estratégia do Estado na constituiç~o -e 
consolidaç~o do setor, privilegiando, por considerá-los 
fundamentais, os aspect0s que conformam a -politica científica e 
tecnológica impler11entada.. Nc' trecho que segue, sintetizaremos 
esta quest~o classificando ~s politicas implementadas seguindo a 
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cor,ceituaç~o prc•p(:.sta pc•r Her"Y'era, 1g71, e utilizada por"' outros 
espec i a 1 i st as Y'10 t ef,lH. Ewp~--eqn.Y'PHIO~-; aqui o t er'r,lo p~:·.l i __ (i_S?\. 
c i_~.!:LE:Lf)_i,':~CL __ e ___ -t __ f_?_f:?_nç•_1Q_q_J_~~-ª---::_~-~-RJ.j ç:;jJ~--ª-~- par-• a rPfer i r-r-r•:•s ao 
conjunto de medidas de politica qtte dizem r~speito diretamente ao 
desenvolvimento de C&T, e que costumam estar expressas no 
discurso governamental. ra-lo-emos por oposiç~o ao conjurrto de 
politicas qtle se refereht a outraa área~ de atuaç~o-do Estado, M8S 

que incidf~hl i l'l(fit"Pt;M.t•lt:"ntP na i\t··t~i1. dA C&'f 7 O que dP\'-tC•rtlir·t,01fllt_;)~; 

gpl ítica cient :i fica ~_:.t_~ç_r}q1__9 _ _q~ca "irng) íc.i_:ta''. 

Nas economias latino-americanas, estes dois con,juntos de 
medidas de politica s~o. frequentemente contraditórios, d~da a 
inexisténcia de um ''projeto nacional'' capaz d~ aglutina~ os 
diferentes in·teresses que se expressam na sociedade. Com muita 
frequéncia tem ocorrido, t~mbém, um privilegiamento das medidas 
de politica implicita, em detrimento das de caráter eHplicito. 
Este é o caso, por exemplo, do incentivo à importaç~o de 
tecnologia e de equipamentos, ou ao investimento estrangeiro que, 
ao inibir o des~nvolvimento autóctone de tecnoloqia, pode tornar 
sem efeito as medid~s de apoio explicito, como o financiamento à 
pesquisa cientifica e tecnológica. 

O emprego dessa é especialmente adequado ao 
caso que-eGtAnloS ~n~lisay,dn, rl~da ~ i~1port~nciA quP tem ticlo ns 
medidas govername1~tais de caréter implicito na criaç~o de 
condiç~es para a inovaç~o e consolidaç~o tecnológica do s~tor 
produtor de material bélico. Por 0utro la~o, ·como talvez a 
grande parti cu lar--idade aprec;er-.tada pele' 5et·or ténha esta.do na 
adoç~o de medidas deste tipo, que ao invés de se contraporem, 
como ocorre normalmer-tte em y,,~sso meio, v~o ao ertcor-,tro à 
politica explicitamPnte formul~da,· su~ análise é especialmente 
didática. 

~ ·O setor de produç~o de materi~l bélico brasileiro pode se>r 
consider--ado cc•mo Ufll•"" PspP.ciP. de 11 car.,;o à pi':\rte 11

1 c-t:,mo um "micrCt
c_l i r11a '1 .:n--t i f i c i a 1 wer-,t e c r"' i a do ·i r• fer·rsc• às pP-.rt •Jrbaç~es · e 
contradiç~es usuais, como os que chamamos·de ''enclave~'. N~o seria 
desproposit~do considera~ a existência de um ''subsisterna de 
desenvolvimento cientifico e tecnológico'' especifico para a área 
militar, por analogia· ap SNoc·r (Sistefua Nacional de 
DesenvolVimento Cientifico e .Tecnológi~o) implantado no pais na 
década de 1970. Um sist~ma que, ao contrário deste, fosse dotado 
de uma. articulaç~o interna e, especialmente externa, com_os 
outros órg~os responsáveis pela implementaç~o da~ politicas do 
Estado com ele relacionadas? Essa expe~i~ncia, bastante distintas 
das cc'rtvertcioY"tais, parece r--ealme-nte ter ·se rnateria~l izadi::•. 

5 .. 1 o. 3 _ _8__Qoj._i, __ ti_ca c .i §.r..Lt i f tça e ~.êCnf~ó_g_L~s __ çjS.!_'§.ê_"t!gr __ tª?_f:?_~_ç_i_Q_§_ 
i_m_p.Jj c i tos) 



Neste ·item, examinaremos alguns fatos, referentes ao 
processo de desenvolvimento d~ cada um dos segmentos analisad0s, 
alguns deles já tratados ao lonqo deste trabalho, procura1~do 

caracterizar a existéY"scla de ltrll 11 subsistema 11 do tipo Bciwa 
mencionado. Para tanto, vamos abordá-los procurando extrair deles 
as medidas qovern~mentais que foram conformando um tipo especial 
e difereY"tciado de política cient:(fica e tecy-,ológica. De cer·ta 
forr.1a, esta pt"' i me i t"'a prn"t e se· cone.>t i tu i Y'!'.tr11a re~-1 P i t urR de 
quest~es jé tratadas ao longo do presente tr~balho, organizando 
os fatos observados de maneira peculiar, e buscando ressaltar o 
aspectc' de "pc,l:ítica científica e tecnológica" que elas contêul. 
Poder-se-ia aYgtlMPntar q~e merlidas como as indicadas refletem ,t~o 
somente a ewistência de um tratamento preferencial concedido ao 
setor, no êmbito de um a~biente genericamente protecionista. 
Entretanto, dado que existiram em paralelo medidas voltadas à 
capacitaç~o de recursos humanos, como as já abordadas, de ct~iaç~o 
de estruturas de P&D no interior das forças singulares~ 7 e das 
empresas, e de fomento direto à P&D militar, e dado que a quest~o· 

tecnológica era visualizada como central por todos os atores 
ertvolvidos com C• setc•r, parece 1 i. cito "cor,tabi 1 izar" os 
beneficios concedidos como sendo um estimulo adicional ao 
deser,vc'l v imey-,t o tecnológico. 

No ~Opico seguinte concentrar-nos-emas na análise daquelas 
medidas de caráter_ explícito, especialmertte no q!Je respeita à 
alocaç~o de recursos pat""'a o setcrr, buscar.do aval iat"' sua 
magl'-.i t ude. 

R Política de Cowpras do GoverY"tO 

Foi decisivo o papel exercido pelo Estado para viabilizar, 
através de·.seu poder de compra, os eMpreendimentos ~ealizados no 
setor. A análise dos vários seg~entos da IAB mbstra como esta 
petlitica foi fundartlertt21, n~o !::',omel'"~te par'a Viabilizar c•s. 
~mpt"'er,dirm?l'·,tos, como par·a pt""'t:otegê--los das flutuaç·~es da derna·1'"1da 
externa. Ela mostra como existiu, durante todo o period~· 

analisado, UMa aç~o deliberada e. sisteroática das ~FAA no sentido 
de aumentar a componente nacion3l de seu equipamento. O caso da 
indóstria aeroná~tica é e~pecialmente suqestivo para o exame 
desta politica, como das demais, uma ~ez que, ao contrário dos 
outros segmentos, ela"é responsável por um produto que apresenta 
llltl cat"'áter"' 11 d ual 11 

er11 t"'elaç~o ao seu emprego. 

< 

t-7 A est:t"'utura da FAB foi descl"ita cortl detalhe· r10 capítt\lC• 
4. As cor~espondente5 ao Exército, muita· mais recente e emulada 
pela pt""'"ímeit"'a, e à 1"1at"'ir,ha, poucc' sigy,ificativa ew têrrnc.s dct 
capacidade de produç~o de armamentos, n~o merecem maior dest~que . 

. Uma idéia das estruturas das tr~s forças pode ser obtida em 
At"'eYtZ, Ar,t ô r, i o: §.~I.!..~_Q.!;'Í~S!.~~:-ªL=.__JJ:!Y_~ .. ?.:~J . ..!t.!.~-~=L~.Q_J~WLJ.-:;;_~ T.. 1 '385 .. 
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O contrato assinado entre o ~li.nistério da Aeronáutica e a 
Embt .... aet .. ., en1 1970, lo9o após a sua C'r .... iaç;~o, pat"'a aquisiç~o de BO 
Bar-,deir•ay-,tes e de 112 Xava'f,tes prc•duz idos sob 1 icença i tal iarta, 
garaYtt i u c• sucesso do ewpr·eer-td i Jf!eYtt o i nd us-t Y' i a 1. Para ter-se~ uma 
idéia do volume da encomenda, basta lembrar que a capacidade 
projetada de produç~o da empresa era de duas unidades mensais. 
Também as empy•esas NEIVA e AEROTEC fc<l·"'a.m e~.timuladas com 
encomend.;'l45 de avi~e·::;. de tr·e-irú''lfllPrYt;o e nt."':'tque de ~.nrtP. ciMr:o FFflA, 
que somavam 820 unidades. O Ministério da Agricultura contribuiu 
igualmente para a viabilizaç~o da indústria aeronáutica, 
encomendando à Embraer, também em 1970, 50 avi~es para ~tso 

agricola. Esses fatos revelam uma aç~o concatenada de apoio a. um 
empreendimento nacional sem precedentes na história de nossa 
ind~stria. Esta iniciativa cumpriu à risca uma determinaç~o 
ernaY1ada do governo fedet"'a l, quando da c r~ iaç~o da Erabraer, que 
recomendava explicitamente que os órg~os a ele subordinados 
deveriam dar pt--eferêYtcia, em suas aquisiç~es, ac's avie::.es 
fabricadc•s pela Embt'aer. 

A politica de compras da Força Aérea, como a do restante das 
FFAA, tem se mostrado importante para a manutenç~o de um patamar 
miYtimo, mas estável, de encome·ndas que tem perr.lltidQ à er11presa 

certa tranquilidade em suas operaç~es. Um exemplo tipico é o 
papel regulador e>cercido pel~s compras Feitas pela Força A~rea, 
YICt ano de 1978, ~uando a dewar-.da para usos civis colocou em 
perigo a rentabilidade da empresa. O fato de que, de~de a criaç~o 
da Embraer, a FAB .tenha limitado suc..s cor.1pras, quase que 
exclusivament,e, aos avibes por ela fabricadoS, sc•mados à 
declaraç~o do Ministro da Aeronáutica, feita em 1392, de que 66~ 
dos equipamentos utilizados pela FAB s~o de proc~déncia nacional, 
dé uma idéia do tamanho dessa demanda que se estabelece de fo~ma 
segura e planejada. 

A Politica de Comércio Exterior 

R análise feita no capitulo 4 relat.iva à Politica Nacional 
de Exportaç•o de Material de Emprego Militar, per~ite visualizar 
o impacto que aquele conjunto de medidas deve ter determinado no 
que t"'espeita à aval i.~tç~o,, pelos empresáric•s de• setor, da 
rentabilidade dos gastos em ~~Q. A existência de subsídios do 
pot"'t e dos 1 á sane i or.ac:f'()S n~o apeY1as mc'd i f i c ou os pay·~rnet ros de 
c~lculq empt .... esarial, "libet"'ando'' recursos p.:1ra investir.lento em 
P&D, como aumentava a. importância desta áre~ como viabilizad~ra 
de maiores rec~itas e lucros. 

Novamente·é no caso da indústria aeronáu~ica q•Je iremos 
encontrar um exeMplo que atesta a preocupaç~o com o 
estabelecimento de um ambiente econômico-financeiro propic1o à 
ir,c•vaç;~o, ay.tes rneswC~ da criaç~o da PNE'ME!·<f~., que estersd~-:?u alg•_tY"tS 
dos beneficios concGdidos à Embraer para para o conjunto do 
setor. Ele se refere à insenç~o de -imposto de import~ç~o de 

_/----
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insumos n~o-disponiveis no Pais, para a produç~o de avi~es, 
estabelecida logo depois da fllndaç~o da empresa. EstA medida, 
além de reduzir o preço final_do produto no mercado interno, e de 
dotá-lo de maior competividade no exterior, permitiu, aos 
plartejadores da est-r .. atégia iY•dustrial e tecnológica do setor, lHtla 

liberdade acerca das opç~es de nacionalizaç~o de componentes e de 
licenci~mento~ que se wostYoU fundamental p~ra a adoç~o d~ 

estratégia tecnológica seguida pela E~tbraer (ver capitulo 4). 

A política de "t"'eset"'Va de mer .... cado" r.~o ·necessita ser 
explicitamente formulada no caso dos armamentos, .como ocorre em 
relaç~o a produtos de emprego civil. Ela é uma condiç~o de 
partida, só muito exepci6nalmente relaHada, e se confunde com a 
ut i 1 i zaç~o do poder de cc,mpra do Governo, ar.tes ref,et"'ide\. Em 
várias oportunidades foi mostrado como as FFAA brasilP1ras 
atuaram de maneira a sinalizal~ ~o empresariado nacional as áreas 
que estaria disposta a reservar à atividade destes, até Mesmo em 
detrimento da eficácia tecnológica da força. N~o obstante, talvez 
tenha sido este exemplo concernente à indústria aeronáutica o 
mais representativo. 

Ero 
barrei t'a 

1974, o Governo brasileiro 
à importaç~o de ~vibes leves, 

colocou tHtli::t 

que passat·am a ser taxados 
em 50~ de seu valor por serem considerados hens de luxo. Esta 
medida d~:?ve ser eY,tendida, er11 primeiro lugar, como de defesa do 
mercado nacional, enquadrada numa politica de subst1tltiç~o de 
importaç~es e poupança de di~isas. De fato o Brasil, já em 1973~ 

era o segundo maior mercado para avi~es leves·e, em 1974, as 
iroportaçe:ses alcaY•çararn quase 1000 ur-.idades. A adoç~o dess·a 
medida protecionista tarifária pelo Governo ocorreu imediatamente 
após à negociaçâo, pela Embraer~ do acórdo de ·produç~o conjunta 
com a Piper, considerada por algu~s come uma capitlllaç~o 

injustificada. Precedeu a ele a seleç~o de um parcPiro~ mediante 
concorrência~ entre os três maiores fabricantes presentes no 
ftlet~c·adc• Ytac i •:H .... a l ( Beech, P i pet .. · e Cessna}, q • H?. parece te r 
funcion0do CQrno ttr11.-3 cur·1ha r-tc•s inter:·esses corllUir;s da indústY'ia 
aeronéutica norte-am~ricana. Obtido o aliado, nada mais justo do 
que criar condiç~es favoráveis para· consolidar a aliança,.· 
a 1 i j ar,do do r11et--cado os cor-.c-or""'rent es.. A adoç~o de 1JT11a medi da 
protecionista t~o rigorosa, caso tivesse siclo efetivada coro 
antet""'ioridade à associaç,f(o, podet-.ia qera·r-- presse:tes que 

dificultariam o desenvolvimento da indústria aeroná•~tica 

nacior-,81. A ~Ctl it i cá PSti'JbP.leci.cla cc•ntrFl.)·--iou o 11 rneociP.l0 11 

normAlmente adot~do pelo governo brasileil~o de reservar o 
mer ... cado, gen9t"'icamer-,te·;, pat"'a as empresas estabele-cidas no País 
(muitas delas ·transnacionais, cor~o no caso, absurdo diga-se _de 
passagew, d.:\ ir•dústr'ia autc•Wc•bil:l.!3tica),. ou de pr"'oibir 
"car'tot ... iA.lr!lf_?nt'e" a entt"'ada de prod•Jtc's es-tt"ay-,geir~.Y::.; "'(corno no caso 
da indústria de informática>. 

A Politica Fiscal 



Na área da política fiscal, é impor"'ta·nte citar-
do imposto de renda 
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a medida" que 
devido pelas beneficiou a Embraer com -1~ 

pessoas jtn""'idicas, desde que 
ccrmpra de aç~es da empresa .. 
vigência estipulada em 10 anos 

a import~ncia correspandesse à 
Esse incentivo fiscal teve sua 

e possuia uma caracteristica 
especial pois ''somente dedicando 1~ de seu imposto de renda ~ 

compra de aç~es d~ Ehlbraer é que o 
elevar de 50 para 51~ o teto 
legislaç~o 'fi scal 11 

.. 

empresário brasileiro r•r~dta 

de descontos permitido pela 

Essa medida, negociada antes mesmo da criaç~o da emprRsa~ 
foi promulgada em janeiro de 1'370, aper-.cõ\s seis meses ,depois da 
assinatura do decreto de fundaç~o da Embraer, e no mesmo més em 
que ela con1eçou a funcionar. A presteza com que instrumentos como 
este foram postos em aç~o revela a importência dada pelas 
auteot"'idades g.:,verY"•ar.leY".tais ac' setc:tY", r1uma coy-!junttn'a em que a_ 
iY•iciativa pt""ivada, quar,do CO\"'"tsultada, havia se. negado a 
participar do empreendimento. Esse tipo de favor é- extremame~te 
vantajoso pat""a quem o recebe. Do ponto de vista econbmico
~inanceiro, porque se traduz numa entrada liqui~a de capital na 
prática desviada dos cofres do Governo, e do ponto de vista da 
imagern do empreendimPnto, porque simula um joqo capitalista de 
compra ~ venda de aç~es. Talvez por ter sido t~o eficaz e/ou 
atrativo, ele foi posteriorn1erite pleitPado inúntPras vezes pelo 
empresa ri a dO Y1aC i C<l"IE'I l' SefR que 0 goVel-"'t"IO tiVeSSe COY'ICC•t ... dadO em 
voltar a concedê-lo. 

5. 10.4. A Política Cient.ifiça e Tecr-.c•lógjcª-._~li.JD.Jcita 

Ao longo do capitulo 4 foram também mencionados vários fatos 
e aç~es go\.-:et"'Y,amer.t a i s q l.tf? reve 1 aw o apcd o coy,ced i do di t"'et i:'l.Went e 
ao .setor com vistas a aumentar suà capacidade tecn6lóqica. Apenas 
para enfatizar a existéncia de mais es~a categoria· de politicas 
~e C&T, situAda entre as de c~rátor implicito e o s~_mples f~·ménto 

executado dit .... eta e explicitawer,te pelo gc•veY'Y•O, vamos relembrar.· 
algumas dessas aç~es: 
(a) O desenvcilvimento do sis-tema de traç~o independente para cada 
roda, inventado por técni.cos

4
da ENGESA, foi apoiado pelo Grupo de 

Mobilizaç~o Industrial e _pelo I~stit~tto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do E~ército, levando a que o mesmo f0sse 
financiado através do DepartamPnto de l~atprial do Exércit~ e, 
posteriormente por outros órq~os ligados ao setor; 
(b) O projeto e teste dos protótipos do Bandeirante e do Ipanema, 
para uso agricola, foram inteiramente desenvolvi~os no Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA, sendo pósteriormPnte 
repassados sem Onus à Er~braPr, juntantente com boa parte da 
equipe ~ da maquinaria necessárias à in~talaç~o da eropres~; 
(c) As atividades di::is FFAA Yta ár ... ea de q'H?t"'t"~3 elet-. ...... ónica col",taram, 
quando de seu inicio com o ofet~ecimento, feito pela TELEI·tRÇ)S ao 
Estado Maior das Forças Arm~das, v~sarido a construç~o de um 

.... ----



centt~o de desenvolvir.-IE?nt:o de at~mas estr-'atéqicas, e o 
aproveitamento dos cont1ecimentos adquiridos pelos técnicos rla 
empresa na área de micro~letr6nica, telecomunicaçbes e 
i nfc•rmát i c a. 

A quest~o do apoio explicito à realizaç~o de P&D com fins 
militares nunca atraiu muita atenç~o da imprensa ou de segmentos 
da C•pi·ni~o pública Ylo':1cion.:ll. Em 1':1RE~, pel.:.t prir.lPir--a ve~-:,. foi 
discutida pela comunirlade cientifica, a quest~o do apoio 
governamental à pesquisa milit~r. Durante a 33a. R~uni~o Anual 
da Sociedade Br"'MSi leit"'a. p;~ra o Progresso da Ciéncia, em 1'3B1, fc•i 
formada uma comiss~o p~ra levantar dados sobre a situ~ç~o d~ 

pesquisa militar no Bras~!. Os resultados do trabalho dessa 
comiss~o foram divulg~dos na 34Q Reuni~o Anual da SBPC, ~as n~o 
apreser.t~ram infot"'r.,aç~es muito siÇtrtificativas. Talvez é\ mais 
importante tenha sido a estimativa de um de seus membros, acerca 
dos recursos alocados pelo FNDCT à pesquisa militar. Eles teriam 
sido da ordem de 500 milh~es de cruzeiros, representand~ 5 a 1(1~ 

do valor do fundo em 1982. 

Segundo declara~~es do Prof. Moysés Nussenzveig, membro da 
citada comiss~o, ''Verbas substanciais, dRstinadas pelo govern0 
para a pesquisa básica, estariam ser.do ernpreqadas no 
desenvolvirtlento de pt~o_jetos militaY'f.?sn(EDP 13.01.82) .. Ai-nda. 
segundo o mesmo profe~sor, essa pesquisa estaria concentrada nas 
áreas espacial, eletr~bYtica e cornputa-Ç-.Êto, e acelet ... adot ... es de 
particulas, e estaria sendo levada a efeito em. Centros de 
Pesquisa e Instituiç~es de Ensino governamer,tais. 

Na vet"'dade, sal v c~ al qunta.s eHcí?ç~e-s, a pesq·u i sa com f i ns 
militares n~o contou com a participaç~o, pelo menos exercida 
consciente e diret~mente, da Universid8de. Durante a seq11nda 
metade da déçada de 136(1 e n8 de 1970, a Unive~sidade recebeu um 
maciço apoio governamental para a realizaç~o de atividades 
cientificas e tecnológicas, que permitiu.a formaç~o ·de recur$os 
humanos e a consolidaç~o de ltma infra-estrtttura de pesquisa P~ 
áreas consideradas prioritárias pelo Governo. Esse~ frutos do 
esforço realizado foram em parte ca~alizados para os· centros de 
P&D de empresas estatais (o da TELEBRAS é um exemplo tipico) que, 
a partir da maturaç~o das mesmas, e a consequente melhor 
definiç~o de 5Uas dern~nrlas \e~nológicas, tenderam a ocup~r, 
durante a década de 1980, u~ lugar cey,tral na estrutura de 
desenvolvimento cientifico e tecnológico do Pais. A queda das 
recursos disponiveis para. a pesquisa na Unive~sidade, sentida ã 
partir do final dos anos setenta, ocorreu-simultaneamente a l\Ma 

despesa cada vez maior nos In5titutos de Pesquisa db Governo e 
nos centros de · P&D cJas empres~s estatais, que ~tud~ram assim 
cumpt'ir seus ob_jetivos de orientarPm de forma utais ''pragm~tica e 
r~alista'' a pesquisa realizada no pais. 
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Como já foi ir-.dic~':':\do -no i~'"•Ício desta seç~o, este item é 
dedicado a uma das impot ..... -tar.tes dirner,s·~es da política ciey-,t i fica e 
tecr.ológica explícita, a alocaç~o de recursos, de forma 
específica e direta ao financiamento de P&D. Ela nos leva a 
retomar a idéia da existência de um ''subsistema de 
deseY"•vo 1 v imer.t c• c i ~y,t í f i co e te c no 1 ó g i co" eSpec i f i car.1ent e 
ot"'ientado pi:\t""'C:\ a. #n ..... P.a militcw·. 

As estatisticas internacionais a respeit6 dos gastos 
militares em C&T restringem-se, praticamente aos países 
iYtdus-trializad.-..:,s. Entre ê:\!5 t ... azbes que explicam este fato, a mais 
importante refere-se ao relativamente maior controle social qt\e 
rteles existe a respeito da apl icaç~() dos recursos públicos, ern 
especial daqueles destir-.ados às atividades rJ1ilit.3res.. A 
infcrroaç~o é produzida e divulgada anualmente, pelos respectivos 
órg~os er.cat ... l'" ..... egados (no caso dos EUR, a National Sei ence 
Foundation) e indica claramente o total aplicado à P&D militar e 
a outras áreas, como pesquisa fundamental; aero-espacial, saúde, 
agricultura, ei'H~t ... gia, weio ambíer-.te, etc.. A cor.lpetsiç~o deste 
valor entre gasto p~blico (efetuado diretamente pelo governo) é 

privado, é igualmente fornecido. Ele é normalmente comparado com 
C•S agt"'ega?os r e 1 ativos ao orçamer.to gc•vernamey-,t al de C& T., ao de 
recut""sos totais aplicados à C&T e cc•rrl o PIB. Este tipo de 
informaç~o é coligidd" e divulgado por instituiç~es como o Fundo 
Monetário Internacional ou pela OCO~ se const~tui font~ de 
referéncia utilizada pelos autores e instituiç~es que acompanham. 
a evoluç~o dos gastos em Ciência e Tecnologia e seus efeitos 

·econ6micos e sociais. O perfil dos diferent~s paises quanto à 
participaç~o do gasto em P&D militar é frequentemente comparado, 
de maneira a inferir caracteristic8s relativas ao seu desempenho, 
como as que_foram apresentadas no capitulo 2 deste trabalho. 

dá uma id~ia da tipo de informaç~o 
os paise~ industrializados, e da sua 
foi construida a partir dos dados 

.l'J86 e utilizados ·pelo F~II, 1'387). 

A tabela abai_xo nc:'s 
agregada disponivel para 
o~dem de gr~ndeza. Ela 
pt"'opot"'C i ortados pe 1 a OCDE, 

Gastos em 

E;•j. seg;"-------
USA 
I r•g 1 at et•ra 
Frar.ça 
RFA 
·Jap~o 

P&D civil 
( 1 '386, 

Tabela 5. 10. 1: 
e ~ilitar para alguns paises da OCDE 
em bilh~es de dólares) 

mi 1 i j; ;n·_._ç.!_-,:i .=.l ___ t.:•t E\_l._ __ ,~i_l_.l't.oU.1::.L 
37.~ 79.4 116.·7 32.() 
3.5 8.5 12 
3 .. 5 
L L, 

(1.3 

1'>. 6 
25. 1 
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18. 1 
27 ... 5 
Lt4. 3 

29~2 

l '3. 3. 
5 .. 1 
0.7 

fonte: OCDE, 1'385. 



De Tlldl'H?i ra ~ eHpl ici tar" melhor" c•:•T11o se dá o financiaweY,to à 
P&D m i 1 i t ar Y"1C<S EUA, pais. que ft"'eq uer1t erner.t e f o i tomado é" orne• 
exemplo ao longo deste trab~lho, VRmos indicar mais alguns· dados 
referentes ao ano de 1986 para aquele pais: 
(a) os recursos alocados à P&D er~ geral provém em proporç~es 
aproximadamente iguais do setores priv~do e público; 
(b) já os t ... ecursos destir.ados à P&D militar provêm quase que 
exclusiv~ment P do sPtot"' público; e 
(c) os recur~sos destinados à P&D militar alcançaram naquele ~no 

68i(. do tc•tal de recut"'"sos públicos para P&D (adicionando a Pf.·D 
relativa à er,prgia n1.1cleMr "corn fins pacificos", e coro a área 
aeroespacial~ ele chega a cerca de 85~, os restantes 15~ fo~am 

aplicados à pesquisa agr"'opecuár~ia, saúde, ciêr,cia básica, etc .. ) . 

Entre os pa:ísf?s do Terceirc1 Mur,do, muito poucos s~o os que 
apresentam informaç~es sob~~e gastos .pm atividades de C~T militar. 
Pat ... a a maio-r- ia deles, nem sequel"' o qasto govet""'l'"tCHtlt>ntal em C&·T, e 
muito meY,os o total < iY•cluir.dc~ o efetua.do pelas -empresas), é 
estimado de maneira confiável. O Brasil n~o foge a esta reqra, 
seja no que ~espeita aos gastos governamentais, que, apesar de 
periodicamente divulgados, padecem de distorçbes evidentes, com ·a 
inclus~o no orçamento de despesas que evidentemente n~o se 
destinam ao de5er.volvimer,t•:' cie....-,tifico e tecr•,:•lóqico, seja em 
relaç~o aos gastos privados em C&T, sobre os quais se disp~e 
aper-.as de estimativas rouito gt---osseiras. 

Em relaç~o aos gastos govern~mentais para.P&D rnilitar, é 
fc•rçc,so recÓY""thecet""' que eles parecem ser del i bei .... adamente 
escondidos ou disfarçados. O conteúdo deste item.é justamente uma 
primeira tentativa no sentido de explicitá-los. No que respeita 
aos gastc.s ero P&D militar efe·tuad·:·S pelas eropt~esas prodqtot ... as de 
mater ... ial bélico, menos air-.cla é possl..vel afirmar.. Isto é 
cc•mpreertsi v·el., urtla vez que y-,ern rl)esmo para as empresas ern geral 
enc~ntra-se disponível uma estimativa confiável. 

Em j u 1 h o 
Desenvo 1 v i rnen to 

de 1 '373, f c• i 
Cientifico 

di~ulgado o Plano Básico de 
e Tecn6lógico, .posteriormente·· 

COY"thecidc• come• 11 Primeiro" PBDCT .. Ao contriftt"'"ÍO dos que se seguiram 
ele explicitava claramente os recursos di~por1iveis e onde os 
mesmos seriam alocados. ~sta'caracteristica permitio à imprensa a 
divulgaç~o dos valores que s~-previa aplicar para a P&D militar. 
De um total de 4,3 bilhbes· de cruzeiros, distribuídos entre os 
ministérios das Comunicaç~es, Transportes, I-ndústria e Comércio, 
~tinas e EY•et--gia., Agt ... icultura e CJS militares., estes últ 1mC.1s 

receberiam 239" milh~es, ou seja, 5~. <ESP 29.07.73). O Exército 
receberia a fl1?iC1 "f'"' parcela, 158 mi lh,~es de Cl"'"UZ~iros, a sel"' 

aplicada na pesquisa de propelentes sólidos~ ~a aquisiç~o de 
tecnologia de misseis tele-dirigidos, e na implantaç~o do sistema 
de provas para misseis tátic6s. 

Esta 
divulgadas 

foi 
e .. 

a ln'"dca 
assim, 

vez que 
puderam ser• 

i r,fc,t~maç~es 
CC1Y"1hecidas 

desse 
po\-"' 

t í po "f orarn 
um c i v·ctJ lo 



441 

relativamente amplo. A partir dai nunca m~is a imprensa noticiou 
algo semelhante. Em parte porq~te a ''sisternática'' utilizada na 
elabot .... aç~·:• dos plano!::, mudou, irnpossi bi 1 i ta'r'"tdü a iciP.rYt i ficaç~o dos 
destinatários dos recut~sos, e em parte porque, a partir de ent~o, 
deve ter ocorrido uma ~taior censura ero relaç~o à quest~o. De 
fato, em 1g73, o tema da produç~o e exportaç~o de arrnarnentos n~o 
era considerado impnrtante pelo próprio Governo e, em 
consequência, para as autoridades responsáveis pela censu~a à 
imprensa. Naquela época, os fatos que eram noticiados sobre o 
assur-tto, refet" .... iar.l-se às importaç?:les realizadas pelo País. O 
volume da produç~o de armamentos era muito pequeno, e a 
exportaç~o só viria a iniciar-se nos anos seguintes. A indústria 
~e armamentos n~o havia ainda emergido para o noticiário da 
imprensa, e muito n1enos para a opini~o póblica. 

Na verdade, o valor destiroado à P&D rolilitar é 
surprendentemente alto. Além das raz~es relativas ao estágio da 
produç~o de armaroentas no Pais, já indicadas, há que considerar 
que os rec\Jt~~os alocados p~lo plano eram praticamente os órticos 
existentes para a realizaç~o de pesquisa no pais, e que ele se 
refet"'ia aos ar-1os de 1'373-74_, quay·,do era muitc• expr"'essiva a 
parcela dos recursos do FNDCT destinada ~s universidades, coma 
apoio institucional e para a o desenvolvimento de projetos • 

• A -pergunta que ~e coloca é o que teria ~contecido nos a1~1os 

seguintes. E ela é decorrente de uma outra indagaç~o, ''de que 
maneira ·o setor pôde desenvolver ou adquirir a tecnologia 
necessária para a fabric~aç~o de seus produtos, .de inegável 

·competitividade?'' Ou ''de onde vieram os recursos materiais para 
tanto?''. Eram recursos internos 
recursos repassados pela~ FFAA 

ao orçamento das empres8s? Eram 
(ou pelos ''Min1stério~ Militares'') 

através do financiamento de projetos, da encomPnda de protótipos 
ou de pré-séries de produtos? Tratava-s~ de recursos computados 
no orçamento governamental para C&T? Provavelmente todas esta~ 
hipóteses s~o verdadeit"'as. Invest igar"ernos aqui ·cc•mo poderia ter--
se materializado a óltima hipótese. 

Como foi assinalado, n~o é possivel contar-se com 
informaç~~s oficiais a este respeito. Erltreta~to, sabe-se que os 
~undos alocados à P&D sofreram um cbnsideràvel aumento até o 
~inal da década de 1970, tendo-se mantido constar1tes em valor 
absoluto desde ent~o. Por outro lado, sabe-se que a principal 
beneficiária da tendéncia observada nos anos setenta fai a 
estrutura de pesquisa universitéria, que absorveu cerca de 8(1~ 

dos "('"ecursos alocados. A parcela a ela dedicada iniciccu., er11 
1979, uma fase de declinio progressivo que se manteve por mais de 
sete ,-,no<;:.;, .t~P9ult,':\nl;p dM violr>ntM qn~~dn dn Fl\lDCT. ()·:-:. q1.tt:=· p.':l.r'"~c:r:-? 

uma parcela crescente dos fundos para P&D foi sendo orientada 
para finar~ciar ativi~ades levadas a cabo nos centros de P&D das 
empt"'esas estatais e r-tos institutos de pesquisa elo Goverr1o, em 
detrimer-ttü da ur-tiver"sidade <Dagnii"1c•, 1984) .. 



Por outro lado, é pos5ivel dP·t~ctar um considet·ével aumel~,to 

do volume de recu,~sos atrit)uidos pelo governo federal ~ rubrica 
C&T de responsabilid~de di~eta da Seplan. Enquanto que as outras 
verbas tinham sua finalidade indicada mai5 ou mercos clararnente, 
com a referência ao ministério, órg~o de fomento ou programa a 
que se dest i y,avaro., as de re~.po...-,sabi l ida.rle direta da Sep 1 an, n~c· 

ti...-,haro seu destir-t.?.tát"io r·evelado. Tentntivas_ posteriot"'rtlf?nte 
rei\li=:adas pot"" técnicc·~ do CNP€1,· CC•rtl C• C•t)jPtivr:·· tJf-? r:Jr ... -tPl"'rniYt·'?"ll"' r_, 

destino destes recursos, n~o chegaram a bom termo. Consta que os 
referidos recursos eram liberados ao longo do exercicio, sem 
orçamentaçf:to Pt""évia, mediante aprc,vaç~c' expressa do respüYtsável 
pela Seplan~ sem que houvesse o usual processo de avali~ç~o, 
1 evad•:• a e f e i t C• por t ócn i cc•s do set (:•I"'• A s. i t t_tt~{;?o i Y'tt:l i Cc"HJa 
autoriza a q•1~ ge_ja levantada uma hipót~se a respeit0 da perqunta 
"De oYtde viet""am os t"'ecut"'sos rtecessários para a P&D r11i J itat"' qut? 
pc•ssibilitou o avar-,çc' tecnológico do seto·r' de armar11entüs?'' .. 

~ verdade que o grau de ingerência sobre a alocaç~o de 
recursos e a possivel manipulaç~o a .respeito de suas fontes e 
usos et"a, dut ... ante c• gc•verrto militar, quase absr:..•luto. 
Especialmente quando se tratava de assegurar ao.setor produto~ de 
armamentos os fundos de que necessitava para o seu 
deset"tVOlvimet"tto. flasta pat·a isto irtdicar que., jtl. ew pler,a ''t·lr.)va 

Repúb 1 i c a 11
, recUl"'sos pt"'-:•ven i entes do "FUYtdc• N<:\C i (:tY"tê:\: 1 de 

Desenvolvimento'' foram desvíadós para apoiar a P&D relativa ao 
prcojeto AMX. 

Isso quer di=:er que o governo militar poderia ter atuado no 
sentido inverso ao recém-apontado., preferindo destinar fur1dos 

para a P&D militar de modo n~o-explicito., através de outros 
mecanismos de apoio à atividade das· empresas como empréstimos, 
participaç~o acionária, incentivos à exportaç~o., etc. Parece-nos 
evidente·~ue isto, na relidade ocorreu. Entretanto., a legitimaç~o 

social pela qual ansiavam os militares., podia ser mais facilmente 
obtida caso eles pudessem mostrar um ~lto volume de gastos em C&l 
(sobre o PIB., por exemplo). Dai· a conveni~ncia em registrar os 
recursos e~etivamente destinados ~ P&D .militar co~o recursos para 
P&D. Desta maneira o governo poderia •~ganhar'', registr~~,dc~ um 
alto gasto em P&D e, ao n~o especificar os recursos que erar~ 

destinados à P&D militar, ''ganhar'' novRmente p~r demonstrar um 
' baixis~imo per~il de gasto n9 setor. 

Rs suposiç~es feitas aqui s~o., obviamente, precárias. Podem 
mesmo ser taxadas de ''conspiratórias''. N6 entanto, caso fossem 
reais elas apenas se coadunariam com a ''regra geral'' que parece 
orientar a politica do setor, de ressaltar os êxitos sem indicar 
os custos ·incorridos. Por outro lado, cabe~ressaltar que co;n 
eMceç~o do esforço apresentado por Brigag~o (s/d) 1 abjPtiv~ndo 
dar a conhecer algumas informaç~e~ extremamente genéricas a 
respeito dos gastos militares brasileiros com P&D., nenhum outro 
estudo foi realizado visando estimar ~ua dimens~o. 
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Os recL\rRos alocados a atividades genéricas de C&T, em 1982, 
segurtdo estin1ativa5 do CNPq, divulgadas em 1'38t~., totali:zc:\VC"Hil 
cerca de dois bilh~es de dólares. A tabela ~baixo indica a 
pat"'ticip.~ç~o.-::t dt:\r:; fontrr. dP , ... ~c•.n"r~(:ttt; r:?Hi~::d:pn"t;pe:~. 

Tabela 5. 10. ~~= 
Participaç~o das fontes de recursos para P&D em 1982 

( ')(.) 

Tesouro da Uni~o ...•••••••.•..••••.•.• 65,2 
Tesouro dos Estados. • • • • • • • • • • • • • • .. • .. .. 8, 3 
subtotal TPsouro •••••••••••••••••••••••••••• 73,5 
Er11r)resas Est atais ......................... 13, 5 
subtotal Setor Póblico ••••••••••••••..•••• ~.B7,0 
Empresas Privadas •.•.•••••••••.•••••••• 7,0 
sbtotal Setor Empresaria1 ••••.•••••••••••••• 2CI,5 
Set c•t"" F i r•ar-tc.'e i r c,. • • • .. • • • • • .. • .. • • • • .. .. • • .. 1, 3 
Exterior •........•••••••••••.•••.•...• 4,7 
Tc•tal Get··al ...................................... 100, () 

Posteriormente, já em 1 '388, ót•gi'lo 
que, 

ma i OY'. 

di spur-tha d-as 
embot--a mais estimativas indicadas 

agregadas, apresentam UM 

na tabela abaixo 
per :iodo de cober-t tn-'"·a. 

Tabela 5.10.3: Participaç~o das fontes de recursos .I P&D 
<•i1h~es de dólares e~~ 

Fontes e 
ParticiQaç~es 1980 1981 1982 1983 1984 1395 1386 1987 
ou cn 459 1006 1252 778 760 1003 1237 1729 
OET C&T 281 480 4&6 251 2'10 235 383 519 
subtotal 740 1486 1716 1023 1050 12'38 !68& 2248 
outros 185 371 429 ·257 262 325 421 562 
Total 925 1857 2147 1286 1312 1623 2107 2810 

OU C&T 49.6~ 54.2~ 58,3~ 60.5~ ' .57,9~ 61.6~ . 61. 6~ 61.5~ 

OET C&T 30.4~ 25.8~ 21. 7~ 19.5~ 22.1~ 16.2~ 18. 5~ 18.5~ 

subtotal 80.0~ 80.0~ 80.0~ 80.0~ 60.0~ 80.0~ 80.0~ 80.(1~ 

outros 20.0~ 20.0~ 20.0% . 20.0~ 20.0~ 20.0~ 20.0~ 20.0~ 

Total 100.0~ 100.0): 100.0~ 100. o~ 1(10.0% 100. o~ I(~J. Q): 100. o~ 

ru tot 23531 25105 26277 1'3529 11l893 21680 45252 42931 
OU ClT/OU 2.0~ 4.0): 4.6~ 4.0~ 4.0~ 4.6~ 2.9~ ~.o~ 

fonte: CNPq 
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COrrl qu~ essas est iwat ivas f·:-•r'ahJ 

prc•babi 1 idade de et"'Y't:• grt:•sseit"'o, a irtlpc•rtt\ncia do f'ir.ar.cialt'I"'..?Y•to 
póblico à C&T, constituido das parcelas provenientes do Orçamer,to 
da Uniâc• <OU C~.TJ e do Ot·çarner,to dos Estados e Territó;·ios "<OET 
C&T>. Istc• porque ele é estir11ado em 87'1- do total, rH:\ pY'imeira 
tabnl.a (p~l .. '"- ,.., Arte- dP 1'10~~~)., e f'lr•l f\!)')( Pr11. r.,tbdi.M, Ytn pnriodo t~H,•)"-

87. 

A parcela mais importante do orçamento para C&T é a 
proveniente do Tesour ... o da Uni;xo.. Sobre .ela existe uma 
confiabilidade maior d6 que à relativa aos rec1Jrsos alocados 
pelos Estados e Territórios e, nesta ordem, às empresas estatais, 
e às ernpt--es,3s pr"'ivadas (que ir.-tegram o item "c:.utt"os" da tabel ,:;\). 
~ também sobre a parcela do Tesouro da Uni~o que se disp~e de 
informaçôes mais detalhadas, anualmente publicadas pelo CNPq. 

O simples exame da tabela ir.dica q•~H? a fraç~eo ~::o,:., irnputêtda 
ao item "outros" é uma estimativa pouco furtdament_ada .. Com eteito, 
n~o há nenhuma raz~o que nos autorize a pensar que o setor 
empresarial estatal e privado, o setor financeiro e os 
financiamentos recebidos do exterior acompar.hem as flutuaç~es 
anuais do dispéndio cor.siqnados r•os orçame\ .. !'tos do:,\ Uni2t.:) e dos 
Estados. Como se pode constatar através da tabela, entre 1980 e 
1981, este agregado subiu de 740 milhbes de dólares para 1, 486 
bilh~es de dólares. A manutenç~o da estimativa dos -20~ p~r~a o 
item ''outros'' supOe ~ue os setores que o integram teriam~ também, 
duplicado sua· despesa relativa à C&T. Isso n~o é"realista e 
indica a precariedade com que s~o efetuadas as estimativas 
brasileiras de gasto em P&D. 

A pt..tbl icaç~o Orçamento da Uni'2tr;:' par--a Ciértcia ~...J:i?cY"!.f!.l:;;:~.g_ja~ 

que se rerere ao item ''Tesouro da Uni~o'', desagregando a 
informaç~o a ele correspondente, vem sendo publicada pelo CN0q 
desde 1979. Salvo algumas poucas modificaç~es na metodologia de 
coleta e tratamel1to dos dados, bem como o surgimento de novos 
órg~os alocadores de recursos, (dentre os quais o mais importa~te 
foi o Ministério de C&T, que passou a figurar na publicaç~o a 
partir de 1986), a informaç~o que apresenta é consistente e 
compat"'ável ao lor-,go do tempcr. Os principais problemas refet ... erll-se 

a qt..te: 
(1) o orçamento publicado corresponde aos recursos previstos~ e 
n~o aos efetivamente realizados; embora devam ser public~das 
proximamente pelo CNPq~ séries relativas aos orçamentos 
realizados, de 1980 a 88; 
(2) as inform0çees s~o fornecidas por diferentes e numerosos 

_órg~os envolvidos, aos responsáveis pela eleboraç~o do Orçam~nto 
da Uni~o, que é a fonte da publicaç~o a que fizemos refer~ncia; o 
que resulta numa certa probabilidade de erro. 
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O documento ~presenta desagreqaçOes do orç~mento por: órg~os 

(basicamer.te miY"•istéY'icos), -fontes dos r·ecut"'sos (basicamer,te 
recursos ordinários), funç~es (e~ nómero de 12, iY'1Cluindo 
Defesa Nacional e Segurança Pública), -programas (basicamer.~8 

C&T, Er-ts i no Super i o r de Pós-graduaç~o) e, -Subpl'"'OQrarnas 
(compol,entes dos p0ogr~amas indicados). 

É a pat~t Ít"' elo dPtt:\lh.nlftPnto Npr'e!::,Pr·.trlcleo PF'-'lo cJc•C'Itfltf?ntt:.• r1•.te 

pt"'etender,lC•S ''rastr--eat"'' o orçar11ento dr.?stinado às atividaciPs dP C&T 
de caráter militar. Para tanto utilizaremos a inform~ç~o contida 
na sua ediç~o de 1987. Em seguida, baseando-nos em informaç~es 
relativas aos recursos efetivamente aplicados, ~rocurarernos 

chegar" a uma vis~o mais r--ealista. A tabela abaixe• mostra a 
composiç~~ percentual do orçamento por fu~ç~o, relativa ao ano de 
1987: . 

Tabela 5.10.4: Gasto em C&T- 1987 
(cc•mposiç~o dos t'"'ecursos por funç~o) 

Lf~l~~~~·~~~e~s~--------------------------------------~p~e~r~c~e~ntag_ens 
Administraç~o e Planejamento 47,4 
Agricultu,·a 21,0 
Edt..tcaç~o -e Cu 1 t; t..n"'a 1 '•, 4 
Energia e Recursos ~linerai~ 8,0 
Transporte 3,9_ 
Saúde e Sanear~ento 2,1 
Indústria, Comércio e Serviços 1,9 
Ref~sa f':!.ªç_!_.Q_na L_~_§_§.~lt"'i:_\...!:!.Ç_a Pública o,-, 
Desenvolvimento Regional 0,7 
Relaçees Exteriores 0,0 
Assisténcia e Previdência 0,0 
Trabalho O O 
total (US$ mi lhttesl 432,3 

fonte: Orçamento da Uni~o para C&T 

Caso fosse adotada uma metodologia semelharlte· àquela c1os 
EUA, por exemplo, o recurso alocado à P&D mili~ar de~,eria 

aparecer consignado na funç~o ''Defesa Nacional''; e nossa tarefa 
de ''rast t"'eame..-,to n esta ria ey-,cert"'ada. .. • Como evidentemente o 
pot""'"cer-.tual indicado para 11 Df?feso::\ Nacior,al e Segurar.ça t::•übl ica'' 
n~o corresponde à realidade, é necessário consultar a 
desagregaç~o referente aos. órg~os que destinam recursos para a 
realizRç~o de atividadPs d~ C&T~ de maneira a senuir çorn nosso 
''ra~treamento''. Ela era a seguinte, em 1987: 



Tabela 5.10.5: Gasto em C&r- 1987 
(composiç~o dos recursos por órg~o) 

!,JÓC!r---"!Q..:~~C~•.;;Sc_ ___ -:---::-:-:::--------------"'P.C•t"'Cent_ª-.I]_~Ft?_ 
i'linistér1o de C&T 30, '• 
MiYdstél"iü d.3 t:~~-P"'ic·ul tut"'a 
Presidência da República 
Ministério da Educaç~o 
Encargos Gerais da Uni~o 
Ministério da Marinha 
Ministério da Indústria e do Comércio 
Ministério da Aeronáutica 
Ministério da Saúde 
Ministério das Minas e Energia 
Ministério dos Transportes 
Ministério do Interior 
Ministério do Exército 
Ministério da Cultura 
Ministério do Des. Urbano e Meio Amb. 
Ministério da Justiça 
Ministério das Realçbes Exteriores 
Minist~rio da Prev. e Assist. Social 

19, ':J 
16,6 
14,3 
3,9 
3,3 
2,9 
2,9 
2,0 
1, 3 

1' 1 
0,7 
0,4 
0,2 
o, 1 
o, o 
o., o 
o, o 

Ministério do Trabalho 
total 

--------------0~(_> __ _ 
100,0 

Total (milhôes de USSI 432 

fonte: Orçamento da Uniao para C&T 

Aparey,temeYtte, o total correspeonder,te aos gastos. cow 
atividades de C&T de caráter militar seria a somatória dos 
recursos alocados aos Ministérios da Aeronáutica, ~larinha e 
Exército. Entretanto, por várias raz~es isto n~o ocorrP. Há 
recursos ali incluídos que n~o correspondem efetivamente a 
despesas em C&T, como é o caso de construç~o de habitac~es e da 
rnanutenç~o da infraestrutura aeroportuária consignados como 
gastos em C&T do Ministério da Aeronáutica. Por outro lado, há 
uma quantidade considerável de gastos em C&T militar-alocados por 
outros órg~os. EMemplos dPste tipo s~o os seguintes: 
(a) sob a responsabil1dade da Presidéncia da República encontram
se o Estado Maior das FFRA, a tSG e o Conselho de Segurança 
Nacional, que financiam o desenvolvimento de pesquisas militares; 
(b) o Ministério da Educaç~o parece colaborar no financiamento 
dc•s gastos de "Ens i no:::• Superior" cr:.rrespondpr,t; f?S a c• In si; _j t uto 
T~cnológico d~ Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia, 
etc, que objetivam, ainda que n~o exclusivamente, a formaç~o de 
pessoal necessário à operaçao das FFAA; 
(c) a SEPLAN~ r--esponsável pela alocaç~o dos rect.trsos 
cc•t~respoY•dente~..3 ao "órgi':!:eo'' (sic) Encargos Gerais dn Uni~o, par~·ece 

ter alocado recursos ao setor de P&D militar; 

• 



447 

(d) o FNDCT, atualmente incluido no orçam~nto do MCT, tem sido 
uma das fontes responsáveis pelo financiamento de projetos de 
Ytatur ... eza militat ... em Ir.stitutos de Pesquisa, com-:. o CTA, IPqi"1, 
etc; em órg~os como a ESG e em empresas de material bélico como a 
Avibt"'t~s, EnqE"?~ê, etc, p•:•r intPt .. rtl~dio dc•s repassf?s t .... er1liz;3do<-_; t\ 
Finep e por ela alocados através de suas linhas dp finAnci~htento 

como c' ADTEN; 
(e) o M~IE, financia as atividades da área nuclear, no interior da 
qual se desenvolve o 
claramente militares. 

programa nuclear ''paralelo'•, com objetivos 

Algumas das distorç~es introduzidas pelos exemplos indicados 
n~o· podem ser mensuradas, seja porqu~ as informaç~es n~o s~o 

fornecidas, ou porque n~o est~o disponiveis com o nivel de 
desAgregaç~o necessário, seja porquê nem sequer se conhece a 
forma de recuperá-las. Entretanto, utilizando como referência as 
ediç~es correspondentes ao periodo 1980-1987, da citada 
pt,bl ic~ç~c•, pt'""C•cedeu-se a uma ter,tat iya de "rastreamel .. ,tc." da 
parcela destinada a atividades de C&T de natureza militar. Para 
tanto estimot1-se, a partir da desagregaç~o do montante alocado 
pelos órg~os a elas relAcionados, os recursos ofPtivamente 
aplicados. Isto foi feito atravé~ do exar~e dos ''proqrawas de 
trabalho'' referentes a cada órg~o aselecionando aqueles que 
pareciam estar relacionados com a área militar. 

Outra impor""taY,-te fo-r,te de ír,formaç~es utilizada coroo 
/ referéncia foi o banco de dados da FINEP. Nele estao· armazenadas 
informaç~es <nome da instituiç~o e do projeto, volume do 
TiYtaY"tciamer-.to, etc), acerca dos pt""'o:tjetos por elâ firlRY"tciado::os a 
pc:n-"'tir de 1'383, a ewpt"'esas, Instiutiç~es de pesquisa, etc, 
através da alocaç~o de recursos repassados via SEPLAN e, a partir 
de 1985, via ~ICT. 

Os critérios utilizados foram formuladqs a partir da 
exper1~ncia por nós adquirida no trato com a área de Politica 
Cientifica e Tecnoló~ica, e as estatisticas nacionais a ela 
relativa~ no conhecirnento da IAB, na faroiliarid~rle com as 
estatisticas internacionais concernentes à P&D militar, e dos 
elementos proporcionados por técnicos pertencentPs a vários 
organismos do MCT por nós entr~vistados. Além das informaç~es 
constantes da série de ~ublicaç~es mencionada; foi usada 
iy,fot"'maçlà"o adicior-,al, propürcior·tada pelo CNPq, de rnar.eirM a 
cort'igir os valores 
buscando aproximá-los 

previstos nos orçamentos ali 
dos efetivamente realizados. 

Ut i 1 i zar•do estes proce~ i rner1tos, foi possí v e 1 co·nst r•Ji r a 
tabela abaixo, que indica o volume de recursos provenientPs do 
Orç.::H11e·nto da Uni~c· de"Stir.ados à P&D militar"" no Pais, e as fo...-.tes 
responsáveis pela alocaç~o dos mesmos. 
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Tabela 5.10.6: Gastos governamentais •• PIO militar 
(~ • milh~es de dólares) 

órg~os 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Olédia 
PR ao. o,: 65.2~ 86.2~ 83.0~ 70.~ 61.0~ 55.4.,: 58.0~ 72.4~ 

MAer 2. 5~ 3.7~ I. 7~ 10.~ 17. 4~ 16.9~ 9. 7~ 8.~ 

i'!Mar 4.81( 3.4~ J. 1% 5.5" 5.~ 3.1" 6.3% 4.8~ 4.6~ 

PIEM lt.2l( J. 8~ 1.~ 2. I" 5.0" 7.6" 3.2~ 2.0~ 3.5~ 

MPIE 0.411 o. 9" 0.5~ I. I" o. 7~ 0.4" 0.4" 1.3~ 0.7~ 

PIEd 0.21( O.Jl( 0.2l( 0.2l( 0.2l( 0.4'): 3.5.,: 3.2~ 1.~ 

outros 10. 51( 6.0l( 4.3l( 6.4l( a. o,: 9.61( H.s.,: 21. o,: IO.Il( 

total· ai! i tar 68.1 143.2 Í67.7 96.6 115.6 174 243.4 313.9 185.1 
WC&T 459 1006 1252 718 760 1003 1297 1729 1035.5 
P&D aii/W cn 14. 81( 14.21( 15.~ 12. 7~ 15. 21( 17.31( 16.6l( 18.21( 16.0~ 

font•: Orçaoento da Uni~o para C&T • •sti•ativas do autor 

O exame da tabela corrobora as consideraç~es feitas acima, 
a respeito da aparente disposiç~o dos órg~os do qoverr,o em n~o 
explicitar os g~stos efetivamente reAli7ados ~m atividades de C&T 
de·natureza militar. De fato, ela evi~encia que, ao longo de todo 
o periodo analisado, o órg~o que maior quantidade de recursos 
alocou a essas atividAdes (cerca de 72j{. do total) foi a 
Presid@ncia da República, e n~o os Ministérios militares. ~ 

Dificil aceitar que é de fato este órg•o o que eHecuta a P&D 
militar de~orrente dos projetos qtte apóia. Pode-s~ argumentar, 
entretanto, que ela é executada através das entidades que ele 
contr"'ola, mas de q•Jalquer forma cabe a quest~o de porque os 
recursos n~o s~o diretamente canalizados a essas er1tidades? 

R segunda maior parcela, de acordo com no~sas estimativas, é 
a proveniente dos recursos alocados por ''vários'' organismos. Ai 
se encontraM os alocados via FNDCT, manipulado~ pela Finep, e os 
diretamente controlados pPla SEPLAN, inclusive aqueles 
destircad~:~s aos chamados "pt-ojetos especiais". Estes últimos, que 
aumentaram de 285 mil dólares, em 1980, quando representav~m 
O, 05~ do or--çamento governamen-tal pát·'a C&T, para quas~ 480 r11i lhbes 
de dólares (32~>, em 1985, .n~o tém sua alocaç~o claramente 
cor,hecida. ~ bastante provável que uma parcela consider~vel dos 
mesmos t~nha sido orientada para gastos de P&D militar. 

As três últimas linhas da tabela indicam, respectivamente~ a 
estimativa do total de recursos destinados à P&D militar, através 
dos órg~os citados ( 11 tota1 rni 1 itar"), o total de rec1.1Y'SOS 

alocados à P&D via o Orça~~nto da Uni~o, proveniente da tabela 
arctet""iOt"' ("(}U C&T 11

).,. e a propot"'Ç'~O er1tre eles (np&o mil/OU CF.T"). 
Segundo nossas estimativas, teria sido gasto em P&D militay· um 
total de cerca de 1,5 bilh~es de ~~lares, no pe~iodo 198(,/87, 
atra.vés do Ot ... çawe.,.-,to da Uni~o. Is-to equivale ~~ l8'i<. de• tc•tal 



alocado à I=•&D via '=' Orçament•:• da Uni~c· Y10 período. Vale destacar .... 
uma tendênc-ia ao aumento desta proporç~o nos últimos anos. 

Uma estimativa da proproç~o relativ~ ao total do5 rec~ursns 
alocados à C&T pelo govrorno t~ria que levar em conta om recyrgou 
alc,cados pelos Estados e Territór"'ios, ir-1dicado Y•a tabela 
anterior. Assim procedendo, esta proporç~o cairia para 13,2~, o 
que seria uma estimativa da relaç•o P&D militar/P&D total 
financiada pelo governo brasileiro. Este valor, apesar de todas 
as restriçbes a que possa estar sujeito (muitas del.as por nós 
apontadas) é uma primeira estima~iva para o caso brasileiro~ 
correspondente às divulg~das pelos paises centrais. 

~ possivel ir um pouco mais além, embora reduzinr1o ainda 
mais o já pt ..... ecár"'io gr~au de confiabilidade de y-,c,ssas estirnM.tivG1s, 
e chegar a uma estimAtiva da proporç~o.do gasto e~ P&D militar 
sobre o total de recursos alocados à P&D no pais, do mesmo teor 
da apresentada para os países da OCDE Y"1a tab.ela 5 .. 10. 1 .. P~n ... a 
tar.to, há que cortsider~ar... os valor"'es dc's totais ir.dicado::•s [,a 
tabela 5. 10.3 (isto é incluir o gasto, no nosso entender 
super ... es---t iwado, t ..... elc:~t ívc.' ao se-tor ... · empresarial est.o:.\t1"'l.l e- privE"'do) e:
estiraat"' o o valot ... aplicado dire·tawente pelas emprest\s da IAB à 

P&D militar. 

Uma estimativa grosseira do que foi gasto em. P&D diretamente 
pelas empresas produtoras de armamentos, isto é via a alocaç~o de 
recursos ~róprios, pod9 ser obtida através· do cálculo de uma 
fraç~o do conjunto do faturamento. pr6veniente dos produtos de 
emprego militar destas eMpresas. Ele foi de cerca de 3,3 bilh~es 
de dólares t'"10 período 1980-87; supn...-,do uma t"'elaç~o de 15'1-
teriamos um valor de cerca de 500 milh~es de dólares. Dest~ 

forma, chegariaroos a ~1hla proporç~o de: 
de dólares). Esta seria, finalmente, a 
em P&D militar e P&D total realizados 
indicadas na tabela 5.10.1. 

13,2~ (1850/14()00 milh~es 
proporç~o ~ntre os rt~stos 

no Pais~ semelhante à~ 

Essa proporç~o é meno~ do q~Je a média inter,1acional citada 
na lite~atura sobre o tema. é, entret~nto, maior do que a de 
outros p~ises que possuem indústria de armamentos bastante 
maiores e mais sofisticadas. f~á que consider~r uma série de 
fatores relacionados- à "lógica tecnc•lógica 11

, e aos tamar-,hos 
relativos, do-setor produtivo brasilei~o e da sua indústria de· 
armamentos <isto é os comportamentos dos setore~ civil e militar 
em relaç~o ~o desenvolvimentd próprio e à· import~ç~o d~ 

tecr.oleogià, etc> Vi?-=.ª=::t..i.2. às de óutros pnises de maY1e1·r·a .a 
poder veriFicar a consisténcia dos resultados obtidos. Isto 
porque, por um lado, o setor produtor de arMamentos do Brasil 
tem uma dimens~o relativa (e absoluta> bastante menor que a dos 
paises da OCDE, por exer~plo, e se utiliza mais do que aqueles de 
tecnologias des~nvolvidas no exterior, o que ·resultaria nur~ gasto 

.em P&D K relativamente menor. Por outro lado~ entretanto, o setor 



civil brasileiro, pelas raz~es sobejarnente conhecidas 
mertos "ir•tensivc' ew P&D", do que o dos países centt"'ais. 
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é rouito 

De qualquel~ forma, e desde uma perspectiva intern~ ~ 

proporç~o dc•s g~stos em P&D r~ilitar é muito maior elo q•_te a 
pat .. ticip~-:,u;..•:;'t('':l PCCo\'-d\r,ticr·t ch) sPto"t.... E~;t;e fnt:o dPnn·t:~ HUI vi-.~H", r.o 
sentido do privileqiamento da P&D militar em relRç~o às dern21s 

á.t ... eas que r,~o pocle set ... justificado por CC•Y'tsj_de-raç:-jes de- ordt?r11 

econômica. Em principio, poder-se-ia arqumentar, como o f~zem 

atualmente os Secretár-ios de Ciência e Tecnologia do5 Estados 
brasileiros, que a dotaç~o de recursos para C&T devesse ser 
proporcional ao peso econômico dos meswos no PIB do Pais .•. 
Mais importante do que isto porém é a avaliaç~o feita nas seç~es 
precedentes acerca das implicaç~es da produç~o de armamentos para 
a econc,mia do País. 

Esse viés poderia ser fundamentadd através de cor,sider8Ç~Ps 
relativas a•::• §..RÍYr off da P&D militar sobre o conjunto do setot .... 
produtivo, seguindo uma linha de argumentaç~o semelhante à 
anteriowente exposta e criticada por outros autores, a partir da 
experiértci.'?\ rlc•s pM'ÍSP5 cpntr-·ais. NestP. ca!::>Ct se·r-·ia fflui-t:r:. di fiei l 
comprov~r, para o caso brasileiro, mais ainda do que é para os 
países cer-,tt ... ais, C1 ·impacto oriul .. tdo CÍt3 P&D roilitar ... sobr .... e o seto·,.. .... 
pt ... odut ivo. Nr::• capítulü fir,;,l voltar~ewás a esta qupst;~o pr ... octn"'ando 
expl icat"' pcrt ... que, YIC• caso bt'"'así leiro, este impa._Cto ter-tde a s~r 

pequer,c,. 

Assim, apesar de que em al~uns casos possa ser legitir~arnente 

esperAdo um efeito pc)e; i ti v o, para lHilH part P do c;pt eor prc•d u t i v o., 
dos progra~as de P&lJ militar em elcecuç~o no Pais, o volume dos 
recursos Aplicados n~o pode ser justificArlo por esta via. A 
conclus~o a que se cheQa após. est~ análise é semelh~Y,t~ à 
referente à av~liaç~o das conseq,Jén~ias econômicas. Ou euiste 
·algur,la t"'az~·=• do tipo es·tr;=d:égi.co-mi 1 ilaY', até i-UJl::•ra pouco 
explicada pele-s militat"'e_s e muit·o mey-,os discutida pela soci2dade;,·· 
para que sejam alocados recursos ·do porte indicado para o setor 
(e vale ressaltar que nos estamos referindo apenas aos 
decor"'ren_tes ela política Cier,~t i fica e t~cr-tolóqiCa explícita) ou se 
está em presença de um aplicaç~o de recursos dificilrne~te 

justificável. 



6. Ba 1 ar•CC• e Persp~ct i v as 

Este capitulo objetiva enunciar nossas consideraç~es 
a respeito da IAB. Mais do que sintetizar as conclus~es 
chegamos no decorrer do trabalho, ele se prop~e a avançar 
pet"'cepç~c· acerca de al guy,s ternas impC~rtant es que 
insuficientemente tratados até aqui. 
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r i r. a i s 
a que 
r"IOSSa 

foram 

Antes de iniciar sua exposiç~o é importante lembrar que, à 
semelhança do trabalho como um todo, ele é o~ientado por uma 
percepç~o c i vi 1 acerca de ter.1as relacioY•ados à indústria: de 
armamentos brasileit"'a <IAB>, e se apoia ft.U'"Jdamer.talr,1eF•te em raosso 
esforço de reuni~o de informaç~es. Algumas delas s~o c6nsideradas 
sigilosas pelas autoridades do setor, por razbes de ''segurança 
nacior,al 11

, e/ou tem sido p•:=tr elas sistematicamente distorcidas. 
Apesar das alegaç~RS a esse respeito, nossa avaliaç~o é que essas 
informaç~es, como de resto a totalidade dos assuntos tratados 
neste trabalho, n~o comorometem minimamente a segurança do Pais 
e, certamente, est~o ao alcance de qualquer organizaç~o 

estrangeira eventualmente interessada nelas. Por outro lado, 
~omo foi possivel constatar em diversas oportunidades, ta~to 

pesquisadores, como agências estrangeiras de diversas categorias, 
têm tido um acesso rnuito mais fácil e direto às empresas, org~os 

das FFAA e do goverr•o envolvidoS: com o setor, do que o logrado 
por pesquisadores brasileiros. 

Tal si t uaç~o é, em nosso ertt er.cler, ev í deY•t ewerrt e r. o c i v a aos 
verdade:i t'OS. i nter .... esse~s naciorta is, ernbc,ra possa ser vantajosa para 
os interesses particulares de empresas ou de outros atores 
envolvidos com o setor. UM assunto de tamanha importáncia devido 
às suas consequências imediatas, relativas à maneira como s~o 
aplicados os recursos gerados no Pais, à sua relaç~o com as 
nossas necessidades de defesa, e às suas implicaçbes na avaliaç•o 
do papel dos militares na soci~dade, exige uma maior 
transparência. Esta nos parece, inclusive, uma condiç~o para o 
prosseguimento do processo de redemocratizaç~o em curso. Na 
medida em que seja removido o véu de sigilo desnecessário é 
contraproducente que e~volve o· setor, poder-se-á gestar - à 
semelhança do que ocorre em outros paises - o debate entre todos 
os segmer-1tos da sociedade, ~ aYiir11ados . pele• Propósito patriótico 
comum de dotar nossas FFAA--dos meios materiais para atender as 
prioridades de defesa ~o Pais, desta maneira definidas. 

Por outro lado,. e ater.do-r,os agora a uma per·spect iva 
estritamente .acadêmica, vale mencionar uma outra consequência 
indesejável de• · pt'"'ocedimer1to sistemático de. ocultamento e 
tergiversa~~o· das informaçees ·adotado pelos responsáveis pelo 
setor. O esforço despendido sirl"iplesmer-,te em "destr .... ir,char" e 

'" 11 orodttzir 11 a ir,fo!""'mac~o básica y,ecessária pat"'a proceder a r_una 
avaliaç~o da IAB, semelhante às que têm auxiliado outros paises 
na tomada de decis~o sobre suas problemáticas de defesa, teria 

-------
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tido um resultado mais 
ay-,ál i se . 

provei t osü se fosse empregado n,a sua 

Dar a conhecer a maneira como se organizaram as aç~es 
governamentais (especialmente as das FFAA>, as do empresariado 
nacional, bem como o contexto internacional que coadjuvou o êxito 
da implantaç~o da IAB, constituiu-se no objetivo· deste trabalho. 
~evidente, entretanto que outr~s análises devem ser realizadas, 
de modo a reconsiderar as apreciaçôes contidas nos trabalhos de 
outros autores, cujas conclus~es foram por nós discutidas, e 
sanar as lacunas e de~iciências que existem no presente estudo. 
Mas, principalmente, para avançar no processo que iniciamos, de 
avaliar de forma sistemática e detalhada as consequência da 
produç•o brasileira de armamentos. Estas tarefas, que na 
qualidade de pesquisadores e estudiosos da realidade do Pais, 
correspondem à comunidade acadêmica, s~o uma condiç~o 

indispensável para o debate que apontamos como necessário. 

6.1. A IAB: um cotolplexo industrial·- militar? 

~ possivel distinguir diferenças marcantes e fundamentais 
entre o_ complexo industrial-militar norte-americano, considerado 
como paradigmático na literatura sobre o tema, e o seu pretenso 
correspondente brasileiro. ~ devido a este fato,_ cujas raz~es 
ser~o explicitadas com maior detalhe neste ponto, ~ue denominamos 
este conjt..tnt_o de "atividades 11

, que abrange desde a instt:\ncia mais 
alta de coY•cepç~o das estratégias de prc•dtu;~o, export aç~o, 
desenvolvimento tecnológico, e de estabelecimento dos vários 
tipos de estimulo a serem estabelecido~, a P&D coro finalidades 
militares, etc, até a produç~o propriamente dita, de indústria 
de armamen~os brasileira <IAB>. Esta ·opç~o~ que continha o risco 
de _ampliar de maneira Metod6logicamente desaconselhável o 
cc•r,ceito de "indústria .. , devetJ-se à .-r.ecessidade de marcar a 
di~erenca entre o caso brasileiro e outros analisados na 
literatura internacional. 

Em primeiro lugar, está o fato do Brasil nunca ter 
enfrentado uma mobilizac~o massiva e prof~nda da natureza da 
ocorrida em funç•o da Se~u~da Guer~a Mundial, nos EUA. O 
comprometimento e a cansequente ••convers~o'' da da economia norte
americana ao esforço de guerra determinou que. o impulso inicia~ à 
implantaç•o de um complexo industrial-militar se desse de 
maneira, num certo sentido ''natural'' OIJ, oeln menos, nec~ssária, 

legitima e con5ensual. AssiM, mesmo· se deixássemos de lado 
conhecidas diferenças a nivel estratégico, econômico, industrial 
e tecnológico, entre os dois paises~ este fato por si já 
pet .. mitit~ia explicat""' o pequer10 porte rela.tivo da IAB r-1a ecor •. ::.rnia 
nacional. 
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Mas, a permanência de uma situaç~o de ausência de ameaça 
detet"'rni r~-e·lt~ tambér11, a sua f'or""wa mui t•:• mer.os at""t iculada e 
abrangente. Ao contrário do caso norte-americano, o relativamente 
pequeno gasto milita~ e a fraca demanda interna por material 
bélico, f"rut.-, da escassa probabi 1 idade pondet''ada pelo pequeno 
dano potencial associados às hipóteses de conflito visualizadas, 
fez com que as açbes na área fossem implementadas num ritmo e 
intensidade sigrdficativamente distir1to. Em cç.r.sequér.cia, a 
legitimaç~o a nivel da sociedade como um todo, das atividades 
relacionadas à produç~o de armamentos, foi, sempre, muito mais 
restrita. Nada semelhante à ••coaliz~o keynesiana'' que originou o 
complexo industrial-militar norte-americano, entre industriais, 
roi litares, burocratas, setores da ir.telectualidade e 
trabalhadores, verificou-se no Brasil. R este respeito ~abe 
destacar o n~o-env~lvimento da universidade brasileira, salvo 
exceç~es muito pouco significativas, na pesquisa militar. 

Essa diferença de gênese determinou um distinto nivel de 
aooio Y10 âmbito da sociedade, sendo este um dos principais 
fatores que impediu que a produç•o brasileira de material bélico 
viesse a ter o tamanho, abrangência e poder relativos que 
alcançolt r1os EUA. Ou seja, guardadas as devidas pt'oporç<'.<es er,tre 
o caso norte-americano e o brasileiro em termos, inclusive, de 
capacictades industt'ial e tecnológica a IRB p•::<deria ter 
alcançado uma consolidaç~o, ~abrangência e tamanho 
consideravelmente maiores, caso houvesse ocorrido uma situaç~o 
que levasse à formaç~o de um complexo industrial-militar de Fato. 

,' 
A dinâmica de implantaç~o do setor obedeceu a·motivaçbe~ de 

uma ''coaliz~o'' bem r~ais restrita do que a norte-a~ericana. Como 
se viu, as aç~es que_impulsionaram a implantaç~o da IAB foram 
sustentadas por apenas dois dos pólos que conformam um complexo 
industt"'ial-militar"'": os militares e c~s empresát"'ios. Os dois 
Onicos momentos que podem ser considerados como semelhantes aos 
que tendeM a gerar um clima de mobilizaç~o suficiente· para 
desencadear aç~es tendentes à implantaç~o de um parque produtor 
de material bélico ocorre~am em funç~o de aroeaças internas. A 
chamada Revoluç~o de 1932 marca a primeira situaç~o de 
aproximaç~o entre militares e empresários que poderia gerar o 
clima q•.le apontamos. Algur.1as aç~es fc•rarn tomadas, envolvendo 
empresas paulistas e até mesmo o IPT, mas sem cheg~r a envolver 
outros setores da sociedade. O Estado Novo e a Segunda Guerra 
Mundial n~o chegaram a desencadear um ambiente s~ficiente para 
que essas aç~es fossem retomadas. Só bem mais tarde, por ocasi~o 
do golpe de 1954, articulado basicamente por milit~res e 
empresários, e novamente por raz~es internas, voltaram a 
originar-se aç~es iDtportantes. Elas, entretanto, n~o decorreram 
de uma situaç~o de mobilizaç~o consensual ou pelo menos 
amplamente aceita. As articulaç~es que se estabelecerarn em funç~o 
do GPMI, e que marcaram o 'inicio da fase moderna da produç~o de 
material bélico n~ Pais, novaMente se restringiram a uma aç~o 
localizada entre os militares e os empresários paulistas. 
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Assim, relativamente à situaç~o dos EUA e de outros paises 
tradicionais produtores de armamentos, a implarctaç~o da IAB deu
se, desde o inicio, como um empreen~imento contrnladn de ~orma 
ceYttt""'al i zada por_:_Q••ucos Ot"'qani sr,,,-.s e se~,, neY1huma parti c i paç~o, 
(pat .. a n~o falat"' em cccntrole), da S.f_!Çiedade em ger·al, de seus 
segmentos sindicais, ou da comunidade cientific~ e tecnológica. 
Além do que, ela se verificou de uma forma extremamente 
localizada espacialmente. 

6.2 A IRB: um enclave econômico? 

~ importante ressaltar, seguindo nossa linha de 
argumentaç~o, que o ambiente e as decis~es que levaram a IAB a 
n~o assumir o caráter de ''complexo'', embora relacionadas com·a 
situaç~o de fragilidade industrial e tecnológica vigente no Pais, 
n~o tiveram nesta sua condicionante principal. ·A decis~o de 
manter a IAB, em vários sentidos, rest~ita, parece ter ocorrido 
com anterioridade, tanto temporalmente como em termos da cadeia 
decisória que a originou. R opç~o de manter ·a IAB como uma 
espécie de •tenclave'', e n~o como algo mais abrangente, como no 
caso norte-americano que estamos tomando como referéncia, parece 
ter sid6 uma auto-limitac~o decidida pelos militares, necessária, 
paradoxalmente, para proteger o empreendimento e dar-lhe 
oportunidade de sucesso. ' 

é evi·dente que a escassa capacitaç~o industrial e 
tecnológica para a produç~o de armamento~, cuja existência e 
paulati~a superaç~o foi reiteradamente. comentada ao longo deste 
trabalho, re~orcava esta característica de ''enclave''. O nivel de 
capacitaç~o tecnológica e industrial compativel com a produç~o de 
armamentos·só poderia ser obtida de fo~ma restrita, limitada 
àquelas áreas consideradas vitais. Só a concentraç~n de recursos 
e esforços nas mesmas poderia propiciar um patamar. de 
desenvolvimento industrial e tecno.lógico compativel· com os prazos_ 
e requerimentos especificados. Esperar· que o setor produtivo 
nacional, mediante a al~caç~o de recursos humanos e materiais, 
pudesse capacitar-se tecnológica e industrialmente a ponto de 
satisfazer"" os requeriroe'r'"ttc~s r-,ecessá~ios para a produç~o de 
armamentos seria irrea~ista s· incoerente com o papel que o Estado 
brasileiro tem desempenhado em nosso processo de 
industrializaç~o. Um efeito de difus~o de progresso tecnológico 
desta natureza do conjunto da indústria ''civil'' para as 
~ábricas militares - que foi de fato o que deu origem aos setores 

.de produç~o de armawerttc's dos paises ce·r-atrais, rtâ:o era confiável; 
ou era dem~si~do longo e caro. · 

Istc• n~c· 

brasileiros, 
n~o t erth am 
medidas no 

quer dizer, entretanto, que os militares 
como indicamos em vários momentos deste trabalho, 

se preocupado seriamente com a implementaç~o de 
~ampo tecnológico e industrial visando o 
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desenvolvimento do conjunto do pais e, eventual~1ente e a lnngo 
pr•azo, o refot"ÇO das cor1di,ç~es r.ecessát ... ias à pr•'oduç~to local de 
armamentos. 

Os rni 1 itares bt"asileit"'ccs parecem ter-se dado conta rottito 
cedo da cor,veniérrcia da pt"c,duç~o lcccal de fllaterial bélico. 
Entretanto 7 e pelas razees apontadas, suas aç~es neste campo 
estiveram cerceadas por um ambiente, ~elizmente para o conjunto 
do Pais, adverso. A importaç~o de armamentos esteve ouasP sempre 
subordinada à decis•o de enfrentar as carências tecnológicas e 
industriais visando a aquisiç~o de competência para a produç~o 

local, mesmo que isto pudesse signiricar a manutenç~o d~ um 
nivel de ericácia das FFAA menor que o desejado, e até menor 
que o recomendado pelas suas próprias consideraç~es estratégicas 
e geopolíticas. Uma consequência desta opç~o é que a capacidade 
operacional das FFAA brasileiras especialraente no seu 
componente de equipamentos parece insuficiente para fazer
frente às hipóteses de conflito estabelecidas em seu próprio 
âmbito. A evidéncia de que a componente mais precária da 
capacidade operacional das FFRA seja, ainda hoje, justamente a 
relativa ao equipawentcc (desempenho), é sttt"'preer,der.te. Tal fato, 
eolbot""a possa ser ... e><plicado, comcc indicat--eraos adiante, pela_ pouca 
importAncia dada pelos militares brasileiros às hipóteses de 
conflito externo, é um traço, no nosso entender gositivo, que os 
diferencia de seus ~alegas de outros paises do Terceiro Mundo. 

Em muitos outros paises, observa-se, uma vez iniciada a 
produzir mat~rial bélico em escala industrial, uma tendência ao 
sobt"e-eqüipawento. Logo q•Je o pais passa a s-er _capaz de prodt.J.zir 
os armamentos que necessita, é bastante compreensivel que o 
processo de crescimento da eficácia ~ecnológica de suas FFAA 
seja orientado mais para a consecuç~o do seu aspecto material, ou 
seja, o ~o desempertho, med iar.te a aquisiç-~o, n<:t pa.í.s, do 
armamento qt...te, em geral, já Virtha ser.dc::t requet"id•:• há ter;lpo. 
Assim, enquanto que no periodo anterior ao da produç~o l~cal 

tende a haver uma concentraç~o de esforços nas áreas de emprego 
<componente humana) e aprestamento (capacidade de manter o· 
equipamento em condiç~es de combate), de maneira a melhor 
aproveitar as potencialidades do equipamento importado, neste 
tende a dar-se o ceor.trát•io. 

' 

.:::A,__~l_,i,_,r-"'1-'i'-'t'-a,_,ç_,•""'o'-----'c"'.''-,..-"ç'-'a"'m~nt á r i a das 
cor-.sol i"dac~o de• er-.clave 

FFAR, C• imp•Jlso à exportac~o ~ a 

O processo descrito, entretanto, .ocorre d~sde que exista 
disposis~o e capacidade da~ FFRA· em adquirirem o n1at~rial bélico 
localmente produzido~ Do contrário, ~le n~o se veri~ica. A 
capacidade para a fabricaç•o de qualqu~r bem, principalmente os 
de alto conteúdo tecnológico é extremamente volátil, e 
condicionada ao fato de que a produç~o efetivamente se dê. Isto 
porque uma pat"'a at.lftlento desta capacidade 
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tecnológica, ir.dustt ... ial e c-rganizativa é, justamente, que a 
produç~o ocorra, de maneira a gerar-se uM processo de aprendizado 
que possibilite uma fase em-que economias de escala e externas 
possam mani~estar-se. Ainda assim, entretanto, a demarragem do 
processo que leva à criaç~o de uma capacidade efetiva para a 
produç~o de armamentos (e de outros bens de alto conteúdo 
tecnológico) n~o pode prescindir da utilizaç~o do poder de compra 
do Estado e dos incentivos e subsidios usuais. 

Entretanto, uma vez que essa disposiç~o de aquisiç~o do 
equipamento produzido n~o se verifique, é nece~sário um nivel 
maiot... de 'prc•teç~o ao empt"'eer-,dir.lento, capaz de 11 Simular""'' C• 
orocesso de aprendizado decorrente do aumento da produç~o. 

Alterrtativamente, e nCI limite, é p•:•ssi.vel, teoricamente., 
estabelecer uma din~mica de exportaç~es que permita substituir o 
papel do mercado interno no processo descrito. Isto, entretanto, 
n~o é trivial, uma vez que a própria penetraç~o no mercado 
internacional, sobretudo no caso dos armar~entos, exige uma 
competitividade dificil e por certo n~o automaticamente
obtenivel no inicio da curva de aprendiza~o. 

No caso brasileiro, a disposiç~o de adquirir armamento~ 
produzidos localmente, num nivel compativel com a rentabilidade 
exigida para t c•rr,at" o empreendi n1ento bem sucedi do e, i r• c 1 usi v e, 
com o nivel de efi~ácia aparentemente requerido, n~o existiu. O 
gt"'at..t de coerér•cia c~::~m que fot"'arn tt"aç-adas e irnplemer•tadas as 
políticas para o setor n~o autoriza q~e ir)terpret~mos este Fato 
como sendo cas•_,al. A ct ... escente 1 imítaç~o orçamentL~ria que se. 
auto-impu~eram os militares, a partir de mead?s dos anos setenta, 
quando justamente, a IAB dava passos importantes na direç-~o do 

/met"Cado externe•, estimulada pela atuaç~o do goverr,o militar, 
deve ser interpretada de forma di~tinta. O trecho que segue 
procura mostrar o processo que leyou ao enfrer.tamento desta 
quest~o e à ·''soluç~o·• encontrada p~los militares brasileiros. 

Durante o periodo de implantaç~o da indústria de material 
bélico no Brasil, subsidies de de ~árias ordens foram concedidos 
às principais empresas terminais que, de uma forr~a ou de outra, 
já operavam no setor, d~ maneira a viabilizar o empreer1dimento 
como um todo. Embora seja conhecida a ''vocaç~o protecionista'' e a 
tt"'adiç~o de subsidios à at:iv.:idade empt .... esarial que caracteriza er 
Estado brasi leit"'o, p~r·ece-nc's evider1te que a pol it ica 
implementada em relaç~o ao setor possui u:n grau de articulaç~o, 
continuidade, e ''inteligência'' bem diferenciadas; sobretudo 
quando se er•foca s·eu impacto em termos de capaci taç~o 
tecr.ol óg ica. 

Esse conjurito articulado de subsídios, por raz~es óbvias, 
n~o pc•det"'ia set"' esteY1dido ao CC•Y• iur,to da ir-,çll~lstY"'ia ·nacípr,al. Nern 
n1esmo pat"'a as empt .... esas que, embor .... .:::.'i viessem a dedicar-se à 
~abricaç~o de componentes e/ou insumos necessários para a 
produç~o de material bélico n~o se localiz~ssem em pontos t~o 
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estratégicos da cadeia produtiva. N~o apenas porque isto 
redundaria numa carga financeil~a insustentável para o Pais,· mas 
também porque era necessá~io motivar seletivamente os grupos 
empresariais que já haviam deMonstrado caracteristicas de 
capacitaç~o ir~dustrial e tecnológica, entre outras, adequadas 
para permanecerem em operaç~o e, assim possibilitar o seu êxito. 
A existência deste apoio seletivo, n~o apenas em relaç~o ao 
conjunto da indústria nacional, como inclusive no interior da 
indóstria de material bélico, configura, como outras iniciativas 
a seguir comentadas, uma situaç~o de ••enclave''. 

~ possivel identificar um certo descontentamento no ~mbito 
dos empresários que, embora participando do setor, n~o possuem um 
porte ou importância suficiente para merecer, dos responsáv~is 
pela conduç~o da IAB, um tratamento privilegiado. A criaç~o da 
Associaç•o Brasileira de Produtores de Material de Defesa 
<ABIMDEI pode ser interpretada como uma reaç•o ao papel 
hegemOnico que tem deseMpenhado as empresas t~rminais, em· 
especial a Engesa, na definiç=o da p~litica para o setor. A 
importAncia do papel da Engesa ficóu evidente em várias 
opor-tunidades já comentadas, quarodo esta empresa foi objeto de 
favot .. es especialmertte ger•erosos por parte ·do goverr.o; em 
detrimento de outras empresas do setor. inclusive de uma das 
"três grar-.des 11

, a Avibrás. 

Já na fase madura da irodústr.ia brasileira de material 
bélicc,, qua.r-.do ela se trartsf',::.rma de fato rtum.a irtdústria de 
armamentos, e se lança na conquista e consolidaç~o de uma posiç~o 
significa~i~a no mercado internacional, um çutro ''Micro-clima'' é 
criado, adiciortar.dc' um eleraleYtto mais à situaç~o de 11 eY"tclave 11 que 
viemos caracter i zand•::t. Trata-se da .estrutura de fomento às 
exportaç~es de material bélico criada e mantida pelo governo 
especificamente orientada a gerar condiç~es para a produç~o, em 
escala r'ehtável do equipameroto requerido pelas FFAA. O terro1o 
••rentável'' merece ressalvas, uma vez que se tratava apenas, como 
já ir1dicado l'"1este trabalho, de dímir1uir o ôr.us causado pela 
produç~o de armamentos, mais do que assegurar condiçbes de. 
t"'entabi 1 idade a um setat"' pt"odut i vo t"'eg ido por r-rorn1as alheias à 
atividade econômica normal. Na ·verdade, ainda que a IAB n~o 
tivesse obtido a penetraç~o no mercado externo que obteve, e 
conseql..len.femente tivesse a'pt"'esent a do resultados ai r-1da mais 
modestas do que CtS q.ue veic;·-a lograr <ver capítulo 5>, a _lógica 
militar, que analisamos ao longo deste trabalha, n~o teria 
deixado de gerar as condiçees necessárias para apoiá-la da forma 
como ocorreu. 

R criaç~ç das condiç~es necessárias para que. ocorresse a 
per1etraç~o. dos aru'lament os bras i 1 e i ros Y10 mercado i rtt err-1ac i or.al, 
deu-se através de urn poderoso e abragente conjunto de medidas, 
enfeixadas na Polltica Nacional de ·EKportaç~o de Material de 
Emprego Militar IPNEMEMI, que objetivava muito mais do que 
promover a exportaç•o dos produtos da IAB. Na verdade, o fato de 
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que este cortjur,to de políticas ter-tha sido "cortstr"'uido 11 ertl tor'r"so 
da atividade de expot"taç;tto_ é, em si, urn sirttcor,la inequívoco do 
papel centt---al que ela pcrssuía para o deser.volvimer,to do setor. A 
percepç~o de que, r,o y•esto do rounçfo ns armi:\mer,t••s !3~0 exportados 
pot"'gue fot-artl produzidos, er,quanto que r,,-, Br--as i 1 eles s~o 

exocn"'tados para pc•derem ser pt"'"oduzid•=•s fica evidente ao 
analisarmos as políticas implementadas. Mais importante ainda é 
cor1statat" a ir,ter-rcior-calidade subjacer,te, a decis~o dos militares 
em transformar a exportaç~o no elemento motor, e como se indicará 
mais adiante, legitimador da IAB. Claro que essa percepç~o está 
apoiada solidamente nos fatos mostrados pela análise realizada no 
capitulo 5- O que aqui destacamos é que parece ter havido, desde 
o inicio da implantaç~o da IRB, uma intenç~o de fazê-la trilhar o 
ca.mi nho apc•nt a de,. 

R PNEMEM deve ser entendida, ademais, como um esforço de 
''saltar etapas•• em direç~o à realidade observada em outros paises 
que já haviam alcançado um nivel mais elevado de consolidaç~o de 
suas ind~strias de armamentos. Tomando como exem~lo os EUA, é 
possivel constatar que o processo de constituiç~o da estrutura 
estabelecida pela PNEMEM tarda um longo periodo,. e, o que é mais 
importante, inicia-se numa conjuntura de intensa mobilizaç~o do 
pais em funç~o da Segunda Guerra Mundial. Este processo, que 
pressup~e, inclusive uma comunh~o de interesses que dê origem ao 
complexo industrial-militar, ' aqui sancionado e estimulado 
diretamente, ''oor decreto''. A inicia~iva revela um notavel ''senso 
de antecipaç~o''. O Estado brasileiro já havia dadb mostras de sua 
capacidade para gestar, através de sua intervenç~o, mecanismos de 
concertaç~o de interesses semelhantes, mas nunca, no nosso 
entender, com t~o alto grau de articulaç~o e abrangência. Embora, 
n~o consideremos adequado referir-nos a um ''complexo industrial
militar•~ para designar o que preferimos chamar de IAB, é evidente 
que o seu.embri~o foi decididamente plantado através da PNEMEM. 

R vis~o dos militares brasileiros.a respeito ~a produç~o de 
armamentos aponta, portanto, muito mais para a 
necessidade/conveniência de dominar o complexo conjunto da~ 

capacidades para produz:í-los do. que para deter um grar.de estt:~que 
dos mesmos como equipamento das FFAA. Como n~o era possivel, por 
raz~es ot"'ça.mer,tárias assegurar grar-.des eYICOmendas, as FFAA 
er.lpenhat"'am-se ern obter a..: .. c;riaç;lto de um clima favo·ráve 1 ao 
investimento no seto~ mediante uma série de beneficios. Assim, 
logt"'at"C.Uil o que t"'ealisticamente seria impossivel obter de outra 
maraeit""'a: a efetiva pt""'epat"'ac~o do parque ir-.dustrial, segur-,do c•s 
critérios modernos de mobilizac~o industrial propugnados pelo 
''Czar'' Whitaker. Os empresários, .sobretudo os maiores, e 
dedicados à mor.tagem dc•s arrnamer.tc•s a serem ex·portados, ·nato 
gar.hariam rnuito de início, pelo menos explicitamer.te, rnas 
pc•deri.am - e deveriam -beneficiar-se, c_ompensando sua n~c,-avers~o 
ao risco, at~·avés da política de exp.:;,rtaç~o. 
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A induç~o à exportaç~o cumpria um importante papel no 
esq•~tema ern ar .... t iculaç~o. Pcll·" um lado, est irnulava-se a Ct"'iaç~o de 
uma capacidade interna de pt"C•duç:~o de at .... nlamentos, objetívo 
certtt"al dos mi 1 itat"'es, dQ qual aparer-,ternente r,:t(,-, abririarn w~o, 

mesmo que para tanto tivessem que investir recursos muito mais 
vultosos. Por outro lado, promov1a-se a ocupaç~o da capacidade 
pt"'odut i v a Ct"i a da sem q•~te fosse rtecessário aumentar a dernar-.da 
interrta de at"mawentos (exped~er-.te l..tsualmer-,te· utilizado para 
con'fet .... ir ecor.omias de escala à pt"'oduç:~o interr.a de ar"mamentos). 
1t cabível imaginar· qcte esta eorientaç~o peoder·ia levar a um 
afastamento d<a IAB em relaç~o às necessidades das FFAA 
(deter-mirradas pelas hipóteses de coy-,flitc•>, uma vez que o tipo de 
armamento privilegiado pelas empresas do setot"" ter1dia a ser 
detet .. minado pelo mercado exterr.o. é: claro que r1C• caso da Engesa e 
da Avibrás, que tiveram sua estratégia empresarial e tecnológica 
orientada pelo mer·cado, istc• 'foi muito mais r.otável qu.e r•c• da 
Embraer, mais pautada por uma lógica product oriented 
endógenantente determinada. De qualquer forma, dado que o objetivo 
era constituir uma capacidade produtiva e tecnol·ógica, e que a 
evoluç~o do cenário externo de conflito previa um paulatino 
acirramento da situaç•o Ida ordem de três anos), permitindo assim 
uma adequaç•o da capacidade ao tipo de armamento requerida, a 
pauta de produtos n~o era t~o importante. 

E""sse arrartjo permitia mar,ter YH.tm rlivel politicamer,te mais do 
que aceitável (comparativamente ao de outros paises) o orçamento 
das FFAA. Na verdade, este só n~o brescia explicitamente porque 
os subsid i os f'o'r"'nec idos às empt .... esas l""&ilo eranÍ, evider,ter•lE?Y,te, 
contabilizados no orçamento das FFAA. A cnntradic~o de interesses 
entre militares e empresários, oriunda da orientaç~o decidida 
pelos primeiros permeia de ~orma mai_s ou menos explicita toda a 
rase de desenvolvimento recente da IAB, embora tenha havido 
sempre o propósito de amer,izá-la através do atel"",dimer-rtc:• das 
demartdas · dos empresários mediante o Cc,r.jttr-rto de subsídios 
indicado. 

O resultado desse cor-.Jurrto de s-ituaç~es e arrar-.jo~ 

institucionais, de estratégias empresariais e tecnológicas~ da 
escassa capacitaç~o, tecncrlógica local, da corrjur.tura 
extremamente propicia do mercado internacional, da competência 
dos empresários para detectar e explorar os nichos deste mercado, 
etc, Tói, em termos econOmicc~s, a alta proporç~o das expc•rtaçi;;es 
e importaç~es sobre" o produto que o setor apresenta e que se 
traduz numa caracteristica de ••enclave 1

' (ainda que esperado e 
11 admirJistt ... ado"). 

Para concluir a abordagem deste 
que bem pode~ia ter aparecido ·numa 
história que estamos analisando: 

·ponto ''citaremos'' um trecho 
l'_"'eportagem qúe cor,tasse a 

••Assim, muito antes do que seria.de esperar num pais como o 
Brasil, prC~dut;:•s de alto cor-tteúdo tecnc•lógico de ur11a 
indóstria nascente tiveram que buscar colocaç~o no mercado 

-~-

______ ,..... 
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internacional. Ao contrário, também, do que ocorreu no caso 
de outros paises que passaram a produzir sistemas de armas 
em periodo recente, o Brasil alcançou muito t~apidamente uma 
a 1 ta competi ti v idade no met"'cado i r.terr-Jacic-r-,a 1, o q~..te 

contribuiu significativamente para aumentar o saldo de 
exportaç~es do Pais." 

Na verdade, o que de ~ato ocorreu foi ~uito distinto. A 
"vocaç~o" exportadot~a da IAB estava decidida, desde o ird.cio, por 
motivos estratégico-militares, e n~o oor iniunc~es cnmerciais, e 
sua contribuiç~o para a balança comercial está longe de ser 
sigr-tificat iva. Pot"' último, vale destacar que as dec.is~es 

descritas, que terminaram levando à constituiç~o de um. 1'enclave'', 
e n~o de um ''complexo'', s~o as que determinaram os r~lativament~ 
pequenos tamanho e impacto econômicos da IAB. 

6.3. A IAB um enclave tecnológico? 

Os aspectos tecnológicos fora~ os principais fatores 
resporrsáveis pela cor,formaç~c• do que viemos chamando de "enclave 
econômico''. N~o obstante, este termo foi utilizado devid6 ao 
estabelecimento de um arranjo econ6mico-institucicnal que, ao 
mesmo_ tempCt viabilizot\ e 11 protegeu" a IAB. Eé: convenier-,te 
particularizar ainda mais a noç~o de enclave, que estamos 
utilizando, de forma a explicitar o _estabelecimento, em paralelo 
e de forma articulada, de um outro tipo de a~ranjo, desta vez 
emirtentemerate tecnológicc1. Este, à semelhança do antet--ior, 
restringe 6onsideravelmente o significado_e o impacto que a IAB 
detém em 'relaç~o ao "arnbieY1te tecY10lógico" do País. 

O patamar de capacitaç•o tecnológica e industrial do qual se 
partia para viabilizar a produç~o de armamentos no Pais exigia 
um es~or~o concentrado e atipico para o nosso meio, dado que 
implicava numa dependência em re_laç~o ao ~ornecimento de 
tecnologia, componentes e peças bastante maior do que a do 
conjunto do setor industrial brasileiro. Tanto M~is qlle unta das 
condiç~es às quais ele deveria atender era a de crescer 
autonomamente, livre de associa6~es com o capital estrangeiro que 
pudessem r~estringir o cumprimento das miss~es a que estava 
destinado. Os imperativds e situaçbes a serem enfrentados 
determi Y"Jararn p"rc•ced imer-,tos espec:í.. fiCCtS. Der-,tre eles cabe citar a 
própria forma escolhida para a implantaç~o do segmento 
aeronáutico (e da IAB ew geral) em relaç•o a de outros ramos 
importantes da indóstria nacional, como o autnmobilistico, por 
exemplo. O fato de que a fase terminal de fabricaç~o - a montagem 
do produto tenha sido reservada a em~resas nacionais, 
proporcic•_nou, pot"' si só, um controle em termos tecr-.ológicos e 
produtivos ~undamental para o grau ds atonomia alcançado. 

N•o só 
específico. 

o apoio à P&D e 
Também os procedimentos 

à capacitaç~o 

ti F. .?.q '~d Si Ç~CI 

teria que ser 
de tecnt.=tlergia, 
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i rtsumos, peças e compor,er.t es, t et ... iam que set.. di st i nt cos e 
privilegiados em relaç~o ao conjunto da indú~tria. 

Sefllelhantemente ao que ôcç)rt"'ia em relaçâ:o aos subsídios de 
natureza genérica, estender os beneficios que auferia a IAB para 
a aquisiç~o de tecnologia, insumos e componentes, ao conjunto da 
indústt"ia nacior-tal, pc•det"ia levar a uma perraiciosa situaç~o de 
protecionismo ''frivolo''• Principalmente em setor~s onde n~o havia 
se dado um processo significativo de capacitaç~o de recursos 
humanos, eles tenderiam a realimentar uma situaç~o de 
dependência tecnológica ou a aumentar o hiato de_produtividade em 
relaç~o ao exterior. De fato, e isto parece ter sido entendido 
claramente pelos militares, esse tipo de beneficios e uma série 
de outros de natureza n~o-diretamente tecnológica que foram 
implemer-.tados, só cor-.duz ao deser-,volvimento tecnológico r.a medida 
em que estejam apoiados, de preferência com anterioridade, por um 
prc,cesso de capacitac~c· científica, teCY•t:•lóqica e ir.dustrial. O 
relativo sucesso logrado pela IAB na obtenç~o de uma autonomia 
tecr10 16 g i c a deveu-se, just a.mey,t e, à prec•cupaç~·=- cc•m. a capac i t aç~{o 
de recursos humanos, evidenciada na ~eç~o em que-apresentamos o 
caso do segmento aeronáutico. Embora as estratégias tecnológicas 
adotadas em cada segmento tenham sido disti~tas, em funç~o da 
complexidade relativa do equipamento demandado por cada força, 
das suas idiossincrasias, etc., essa preocupaç~o é algo presente 
no conjunto das FFAA e, mais ainda, na IAB. 

A análise que"fizemos da estrutura de fomento e execuç~o da 
P&D com firtalidades militares evidencia a situaçã.c~ de "enclave" a 
que viemos nos re~erindo. A transformaç~o· das condiç~es 

existentes 'na direç~o desejada demandou, ainda na década de 1940, 
a cr ... iaç~o de uma estrutura científica e tecnológic21, localizada 
~undamentalmente na área da FAB. Suas· características de enclave 
permaneceram mesmo depois do estabelecimento de um sistema 
cientifico e tecnológico '1 genét"'ico .. , pelo governo militar, já rto 
final dos· anos sessenta. Ela passou ent~o a ser ''paralela'', e 
dotada de uma dinâmica bastante diferenciada.· Esta estrutura 
paralela consubstanciou a situ~ç~o de enclave tecnológico, 
ensejar-,do sua realimentaç~o fL1rtcior-.al. 

Se compararmos, ainda que superficialmente, o caso da IAB 
coM a situaç~o de outros ~amos industriais fortemente demandantes 
de capacitaç~o cientificai tecnoló~ica e industrial, e também 
importantes do ponto. de ~i~ta militar, é possivel encontrar 
semelhanças ba~tante si~tomáticas. Na área nyclear, ~oi a 
percepçao, de que a capacitaçao necessária para aplic~ç~es 

militares n~o poderi~ ser alcançada mediante o prosseguimento do 
Programa Nuclear" que deu or-•igem ao chamado pr•:•gt"ama "pat"'alel•:=t" .. 
Fcd a cortsciêt·lcia de que r.~Ct se~ie. através da càpacitaç~o de um 
conjunto mais' extenso de técnicos, organizaç~es e empresas que os 
militares poderiam chegar a dispOr do equipamento que desejavam, 
o que os animou a i~1plementaç~o de um·programa r'uctear paralelo. 
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A conveniéncia em implementar um programa paralelo ~icou 
airida mais evidente com a falência do Programa Nuclear <civil). 
N~o só a probabilidade de alcançar a capacitaç~o, e outros 
requisitos necessários para aplicaç~es Militares, se revelou 
pequena. Ao mesmo tempo em que se desnudavam a incompetência dos 
responsáveis pelo Programa Nuclear civil e as dificuldades 
operacionais da usina construida, passou a ser quase 
conser,sua lwer,te aceita a supe:r"'f 1 ui da de e até i Y.,conveni êr,c i a do 
uso da energia nuclear para ~ins civis. Estes elementos já seriaM 
suficientes para uma mudança de tática por parte dos militares, 
na direç~o do estabelecimento de um ''enclave nucl~ar''. A Marinha, 
que já há algum tempo era a força, se r-.~o 11 respoy,sável", a mais 
interessada pelo curso das aç~es na área nuclear, passou, pelas 
raz~es indicadas na análise do segmento correspondente,· a ocupar
se diretamente da implementaç~o de um programa paralelo. Havia, 
portanto, uma forte raz~o para iniciá-lo. Pelo menos um outro 
elemento somou-se aos ind1cados para conformar as caracteristicas 
de 11 er,clave 11 do programa. O fim do período visual izado pelos 
militares como necessário para a volta à 1'plenitude.denlocrática'', 
e a possibilidade de que se insta~rasse um governo civil 
eventualmente contrário aos seus interesses, aconselhavam que o 
programa fosse gestado da maneira ''subterrânea'' ~omo foi. 

~_claro que nesse caso, diferentemente do que ocorreu no a 
seguir abord~do, a capacitaç~o i·nterna e autônoma era vista uma 
cortd iç~o i rtd ispensável par"' a a consecu_ç~o das metas· col imadas. N~o 

existe disponivel no mercado internacional, para 5er adquirida, a 
tecnologia de fabricaç~o do sistema de propul5~o nuclear para 
subfitarinos, ou de produç~o de artefatos nucJeares. 

R quest~o do programa nuclear paralelo nos remete a um 
Oltimo, mas importante, comentário relativo ao papel que podem 
vir a desempenhar os militares na área e na estrutura cientifica 
e tecnológica do Pais. Os acontecimentos que tiveram lugar 
durante o governo da Nova República wo~traram uma -grave falta de 
consciência da importância da _tecnologia e da ciéncia para o 
progresso do País, avaliada pela impossibilidade de articular uma 
P•='litica de deser.volvir,ler-,to par--a a área c-iel'"ttifica e tecr,ológicà 
e industri-al. Neste ser1tido, e é l'"tecessário recor-.hecê-lo, o 
governo militar demonstrou ter um proieto para a área, e que 
redundou num consideráv~l desenvolvimento (cujo ritmo e di~eç~o, 

aliás, n•o é dedutivel de seUs interesses particulares). Na atual 
conjuntUt'a, s~o os militares os que despontam como os 
responsáveis pelos pt"'ogramas de desenvolvimer,to tecn•::.lóg-ico
industrial mais importantes <nuclear, aeroespacial, etcl. Mais do 
q1.Je isto, o· êxito destes pt--c,gt"'amas ter,de a ser" er,ter-•d,ido 
justamente co~o derivado da sua. gest~6 militar•(em oposiç~o ao 
programa nuclear ''civil'', etc). Por outro lado, dado que a classe 
política ir,siste em eY1tender a :.PY'ofissionalizaçãc~ dos militares 
como ltm "excrY"·cismo" capaz de afas·tá-los do camir1ho da ir-,tet--veY"•Ç~O 

politica, é licito esperar um crescimento de sua influência na 
na formulaç~o e execuç~o d~ politica cientifica e tecnológica do 
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Pais. A tendência que apontamos, deve ser analisada com seriedade 
pela con1urddadc d~? pq§:~9.1!.i~ do Pais e, como explicitamos, r-•i:(o 
somente pelo que ela pode vir a determinar em tet~mos de aGmento 
do suporte que ela poderi~ brindar à P&D militar e à prod•JÇ~o de 
armament c•s. 

O curso dos acontecimentos relacionados à indóstria 
bt"asileit""'a de infot""flli~\tica-mict"'oelety•ônica n1ostr""a que, o que 
animou os rnilitar·es a apoicn·"'em a implantaçi;(o e expar.s~c. do setot" 
foi, ~undamentalmente, uma preocupaç~o genérica com o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do- Pais (análises 
detalhadas de natureza semelhante, para setores como o 
siderúrgico, energético, de telecomunicaç~es, etc, mostrariar~ 

situaç~es similares). A preocupaç~o especifica com a criaç~o ~as 

condiç~es necessárias para a produç~o de armamentos, embora tenha 
ocorrido em várias ocasi~es, n~o era suficiente para determinar 
uma orientaç~o continuada. Essas ocasibes podem inclusive ser 
detectadas através da identificaç~o, no curso dos 
acontecimentos, dos momentos em que os militares se envolveram 
mais de pert•:.- con1 a iroplemer.taç~o de certos aspectos da política 
que i a se cc•rtfot"mar.d.:•. 

Neste caso, é importante ressaltar, n~o era conveniente ou 
aconselhável desprezar a importante fronteira de moderni~aç~o ern 

todos 9s niveis, que se abria para o País através do domínio 
dessa tecnologia. Consequentémente, e à semelhança do que 
ocorreu, ainda que em menor medida -no caso do Programa tJuclear 
(civil), et~am Y•ecessárias açêies que transcendessew o àwbito 
r·estt"it.:- das aplícaçbes militares. A ir,lpler,ie.,..,taç~.-:. de uro 
''prograMa ·de informática paralelo•' ocorre em circunstáncias 
semelhantes às do programa nuclear. Isto é, qúando fica patente 
que o nivel de capacitaç~o necessário para a produç~o de 
equipamentos ele-trônicos para uso militar n~o poderia ser obtido 
genericamente, num âmbito menos restrito, ou ''auton1aticamente'', 
cc•rno t"'esu'ltado de açbes mer.os específicas, em fur,ç~"to de um apoio 
da~o ~o conjunto do setor de informática. Uma diferença 
f'ur,damey,t a 1, e compt"eer.si ve 1 quando se leva em cc•nt a as 
caracteristicas da Aeronáutica e do Exército, e de seus 
11 respectivos 11 segrtJey-,tos pt"odut.ivos (em cor.tt""2tposiç~o às da 
Mat"inha),_ e a t"elativamente menor 11 transpat"ência tr?cnológica .. da 
área nuclear, é a forte conotaç~o empresarial· do que chamamos de 
programa de informática ~aralelo. Boa parte dele se dá no 
interior das empresas. prod~~6ras de armamentos, embora com o 
apoio dos centros de pesquisa das FFAA. 

A política de capacitaç;~o cier-1tifica e tecr-.ológica., e em· 
especial a de· formaç~o de recursos hum~nos é um traço distintivo 
entre o setor de produç~o de arma~1entos e a áre~ de informéti~a. 
Ao contrário do que ocorreu nesta ·última, sempre existiu a 
consciência de que era fundamental a ob~enç~o de um certo patamar 
de capacitaç~o tecnológica local; 6~eviament§, inclusive, ao 
inicio da atividade industrial propriamente dita. Sabia-se desde 
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de 
de 

deser1vn 1 v i ment o/ absol'''c~n/ di ·fus~n çle t $"-'C no 1 o v i a di fere·nt t.::-s~ - Hss i m, 
enquanto que nos paises centrais é possivel aceitar a imagem de 
que as empresas da área civil estejam ansiosamente esperando 
pelos t'"'esultad<:<s tecnológics gey•ados Y10 setor-· militar... para 
elevat'"'em sua eficiér,cia, e desta for-·ma a produtividade do 
conjunto da economia, no caso brasileiro (e, acreditamos, dos 
paises do Terceiro Mundo em geral), seria ingenuidade ~azer o 
mesmo .. 

Por outro lado, como foi ressaltado em várias oportunidades, 
a caracteristica essencial e distintiva da IAB em relaç~o .ao 
conjunto da ind~stria nacional n~o é o fat~ de t~r oPrado 
"tecnologias".. A capacitaç~o tecnológica que denominamos de 
''engenharia de sistemas'' deve ser entendida como uma capacidade 
para combinat"' tecnologia~, peças, componentes, etc de distinta 
procedência, idade, 11

Sofisticaç~o, etc (inclusive as resultantes 
de P&D local>~ Ela decididamente n~o pode ser assimilada a um 
'tresultado tecnológico'', no sentido de um coni•Jnto discreto-de 
tecr-Jologias de prodl!to ou p·t""ocesso.. 1st o Y"1ão retira sua 
import3ncia para o êxito da estratégia de autonomia implementada 
no setor. Na verdade, aquela capacidade parece estar ligada rnuito 
de perfo a esta estratégia, e deve ser considerada como um dos 
breakthroughs mais importantes que o setor oferece. 

Entretanto, essa capacidade pouco significado tem, no que 
respeita ac•S t'esultadc·s concr--et.:.s que gera, em te·('fllCos de spin 
off. Como Íl"'1dica a própria 11

defil"'1iç~o~~, que erlttr,ci.:·-trJlOS aciraa, de 
uenger.har""ia de sistemas", dela decor"'re urtl ey,f,:•que do tip•:< 
"resoltJç~o de or""oblernas'' pay•a a quest~o tecr,r.)lógica, que teY1de a 
gerar so·luç~es tecnológicas segmentadas, especificas para o setor 
em que é aplicada, e muito frequentemente, já conhecidas nos 
países mais iY1dustrialmente avar.çados .. Isto é, a P8 .. D efe·tuadz, no 
setor costuma responder às demandas determinadas pela '1 colcha de 
retalhos tecnológica'' que imp~e o processo de reoroietamento ou 
de ''engenharia reversa'~ que ocorre no s~tor, e visa geralmente 
aperfeiçoamentos ligados à tecnologia de processo~ 

Consequontemente, a probabilidado de que eles possam ser 
tt"'ansferidcl!s. ao setor civil,"' coY,trariarJdO a lógica da cc•r11pra e/ou 
assimilaç~o de pacotes é muit·6 pegt1ena~ 

Isto n~o sigrdfica., P':•réro, que a ir,dústria brasileira- (e, 
talvez, mais do que ·ela, o Pais) n~o se veria extremamente 
beneficiada caso fosse possivel alcanç~r este tipo de capacitaç~o 
que denominarn~s !'engenharia de sistemas''~ O probl~ma·é que, tanto 
a geraç~o dessa capacitaç~o como também a sua transferência e 
assiwilaçâ:o, ou sua inc.or"'peoraç~o à prática sup~effJ uw 1'arabienteu 
como o existente no interior da IAB, que está longe de ser 
generalizável~ Neste sentido, e este parece ser LlnJa conclus~o 

impor"'tar1te de t"'t<:Jssa 2\l'"Jálise, (J pr""incipal "res,..tltad.:. tecr·~ológico" 
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A segunda ppçào, alternativa a esta de caráter suicida, 
soria n~o só de muito dificil execuç~o, como igualm2nte 
Pl"'oibi t iva ew tc-r"'nl:•s ecord:hnic.;.s .. Tr·atar ... -se-ia da r"'eal i:zaç?:o de um 
esforço de capacitaç~o cientifico-tecnológic~ e industrial 
orientado para a obtenç~o de uma capacidade da produç~o de 
armamentos de desempenho semelhante ao produzido pelos paises 
centrais, que, coMo se 
pertencentes à O'fAN quer 
COY!diçêies de SltpOY'tar..,~ 

sabe, nou1 mesmo estes 
ao Pacto de Varsóvia - se 

quer os 
eYH::or1t r<am em 

Tanto o concei·to de autonomia tecnológica como a estratégia 
para alcançá-la, acima indicados, só puderam ser adotados porque 
ao lado do obietivn rnaior, de lograr um alto grau de autonomia em 
relaç~o ao exterior para o suprimento de material bélico, as FFAA 
reconheciam a existência um outro objetivo quase t~o importante, 
uma vez que era ent~ndido como a anica maneira realista tornar o 
prir~eiro viável a longo prazo. O imoerat1vo de exportar, 
determinado pela restric~o orçamentária das FFAA, que as impedia 
de adquirir a produç~o de um parque produtivo bélico com as 
dimensbes recomendadas pelas necessidades de mobilizaç~o 

visualizadas, ou pela inconveniência politica em mantê-lo ocioso, 
foi o responsável pela adoç~o de lima estratéqia "comer"'cial" .. 
Esta, embora arriscada quando enfocada do ponto de vista 
estritamente militar e de curto pra=o, era essencial para a 
consecu-ç~o no lóngo prazo, e de 'fc~rr11a politicamente aceitável, do 
grau de au'tC~l"!Orllia buscado.. , 

Do ponto de vista tecnol-ógico-industrial, a estratégia que 
parece· ter sido adotada no caso brasileiro é uma mistu~a das duas 
ali_tft"·nativas acima ir-1dicadas. Produzi'r''am-se equipE~rn~r-,tos de média 
intensidade tecnológica, de médio desempenho, ma1s ou menos 
compativeis com as ex~gências das FFAA brasileira e com o nivel 
de capacitaç~o passivel de ser alcançado localmente. Este último 
foi j_rtteliger~ternerJte 

11 fertilizado 11 cow o acesso à tec-r~~~lcgia de 
paises que, por oc,Jparem urna posiç~o intermediária no mercado 
internacional de armamentos, estavaro dispostos a vendê-la. 
Coincidentemente ou n~o, estes eram os paises que os militares 
que detinhaM o poder durante a fase de gestaç~6 dos projetos mais 
impor"'t antes da IAB, pri vi leg iavam como:J parcei r"' os a l t ~J"'·nat í v~·s aos 
EUA para empreendirnentos ir1dustriais cor1juntos de grande porte. 

Ao mesmo tempo, 
logrou-se explorar com 
mecanismo citado~ Um 

em que se implementava essa estratégia, 
sucesso o mercado externo, através do 
elemento igualmente importante desse 

mosaico que permitiu um equilibrio entre desempenho e custn do 
armarrient·~ prod,_tzido, articulando-o com os t""equisitos de 
desemperjho, emprego e aprestan1ento, que comp~em a eficácia 
tecnológica de uma força armada, foi o recurso à importaç~o. Seja 
via a coMpra de siste~as de armas estrangeiros, seja através da 
i_[!l!?üt-... t;e,r~o de ÇC•fnD::··oerltes para a prr:,duc~o lcrc.:tl (consíderada 
sempr""e cür11c• a .altPrY::':\t iva melhor)., foi possi.vt:~l 1•-•gr~.:\r um 9l'"'au de 
coeréncia entre as necessidades das FFAA e as da indústria local~ 
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ter--rnos da 
enfoque é 
a 1.1 t ort~-·m i d 

"'-'-"'"'---"E~} """_.;;_,t'-''-.,: C< t t_. q i c,-, s J:) a r a ,-, 
Uma adequada combinaç~o 

dos elei~cntos de capacitaç~o interna, autonomia, eficácia, acesso 
inteligente à tecnologia e insumos importados, exploraç~o de 
nichos dl~ mercado internaci!~nal, entre outros, tal como a lograda 
neste caso, é algo digno de ser replicado em outros setores 
produtivos, a maior imor•t~t~ncia e necessid~de tende a ser 
crescentemente reconhecida. Assin1, parece ser este tipo de 
enfoque, lado a lado com o que decorre da capacidade demonstrada 
pelo setor de obtcnç~o de um alto grau de convergência entre as 
politicas tecnológicas "explicitas" e 11 ifi1pl:í.cit.:...!::.>"., a liç1!o rriais 
importar1te que a experiência do setor oferece para os estudiosos 
da LH"'Qla de Pol:itica Cier1tífica e Tecnológica:1. .. 

A análise realizada ao longo deste trabalho Ce este é um dos 
seus resultados centrais) aponta conclusivamente para a QPGuena, 
se n~o negativa, contribuiç~o que a IAB trouxe para o 
desen~olvimento do Pais.. A avaliaç~o de seus impactos 
tecnológicos, traduzidos no aumeQto da capacitaç~o local, e 
ecç.nóflli c os,_ seja ern t et"'hlCtS da i nd uç~to do cre~,c i rncYJt c1 i nt erY•o, 
seja via geraç~o de um saldo liquido de cc•mércio corn o exterior, 
quando contrastado com os custos decorrentes (os quais s~o 
conhecidos apenas parcialmente>, é o que conduziu a este 
resultado~ Este fato, embora possa ser esperado ~ara as pessoas 
famili0rizadas com .a literatura internacional sobre o tema 
pr·odu::::ida Y"10S últimos aY"sos, COY"1traria .a p.:,stura assumida 
implicita ou explicitamente pelos responsáveis diretos pela IAB, 
veicula~Ja pela irnf?_'r"'21"1Sa naciOY'!<3l e estr"angeira_, especializada ou 
n~o no ~sSLlnto, e também, por analistas que procuram justificar 
a existência da IAB em funç~o de seus pretensos impactos 
cientifico-tecnológicos e/ou econbmicos positivos~ Isto nos leva 
a supor que a maioria da ooi~i~o pública, bem como dos QOlitico~ 
e dos_próprios militares, compartilhem ou adote essa posiç~o. 

Anteriormente, neste mesmo capitulo, foi sintetizado o 
mecanismo pelo qual a exportaç~o de armamentos alcançou a 
importância que hoje possui para a sobrevivência e funcionamento 
do setor. Como foi reiteradamente apontado no decorrer deste 
trabalho, existiu, desde os primeiros anos em que .as em~resas da 

1 A compreens~o dessas caracteristicas da IAB em relaç~o ao 
cç.njunto do ~etor produt·ivo, tem sido um elemento importante da 
t-.ef 1 ex::?;o' que v i t;:rnos desc•nvo 1 VE'rH..io na át"ea da prospectiva e 
plancj3flK~nto tecnológico <DagY1iY'1ü, 198.'3, 1'389) .. 
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uwa aç·â:o 
divulgar--

realmente verificadas. 
11 utili::0das" 
o desenvolvimento do 
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j para 
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o país, seu 11 iY1ch,:tri12nto~~ 

@ 0 d'r''t ificict1 idade Y't:-:::al ~~ 

exist:Ç>ntr: em t•:•t"'l'.JO das C?XPOY'ti)cêlr:::s s-·-·m·:•u-st:?_1,_ _ __,p:c~'"'-,rtanto.. uma 
"ar"'t i f i c i a 1 i da dE".? iJ:."'c.'',.:'?~e:o.'':c·l~"---("'"':'cc'o.·•--r~lent i r·-·sa) .. que denunc i um·-,s e 
comt,.:~ ... e<YJ1f;lOS 'r"' e i t er<?:ld itrnent e .. 

A alianca espúria e a validaç~o do ÍY1charnento 

é compreensível que os interess~dos no fnrtal~cimento da IAB 
se ter·,ham empenhado sempre em dif,.tndit" a idéia de que a 
produç~o de armamentos apresentava um impacto positivo para o 
Pais .. Et~a de se espet"at"' que, pare.. tay,t.:-, fossem sup_5?rest ír;lados 
seus aspectos positivos a nivel econOmico-comercial, tecnológico, 
estratégico, etc, e sonegada a informaç~o que pudesse levar a uma 
aval iaç~o c~:)ntrát"'ia~ é: compl-"'eeYISÍvel, também, que o caminho por-
eles escolhido tenha sido o da superestimaç~o dos valores de 
produç~o e exportaç~o do setor~ Uma vez que se suponha que o 
impacto é em si positivo, quanto maior for o volume divulgado de 
exportàç~es, maior será a supost~ contribuiç~o que o setor 
apt"'esenta .. Num pais sufocad•J p.:,r" urna divida exter'"'·r,a, que ir11pbe ao 
seu povo sact"" i· f i c i os C) .... escentes e adicionais ac•s h i stori c·ç;~ment e 
suportados para pagar, com um impressionante saldo de exportaç~es 
apenas o se-r"'viço dessa divida, o caminho Yt~Q o•:•c;!_c~ri<.?. c::,er r!1elhor
escn 1 h i d·-·.. N~~tma si t uaç~o de cr.esceY1t e pr"'ot e c i OY1 i '.:",r!i•:• ~ de v i r .... t u.a l 
boicoto causado pela insistência do governo brasileiro em manter 
sua posiç~o relativa a setores como o da informática e de 
fát"'mac.:.s, a idéia de que llse Y'tÓS r1~0 exoort,::..rrnc•s C\'('ftEH!1PY:tr~s 

alguém Q fará'', era suficiente para neutralizar qualquer opo~1ç~o 
moral CprincipalmGnte se fosse 1'demonstrado'1 que isso era um bom 
y,egócio) .. 

O que n~o é comprensivel, pelo menos à primeira vista, é que 
as ir1~ormaç~es difundidas por aqueles interessados no 
fortalecimento da IAB n~o fossem verificadas, questio~adas e 
desmentidas por pesquisadores e organizaç~es nacionais e 
internacionais comprometidas com o pacifismo e o dssarmame~to~ 

Durante tGdo o periodo em que a IAB tem-se mantido no 
r1ot ici(:..l ... io, f11uito pot.Acas füY'afll as meY1Çêles a respeito da 
possibilidade de que tais irtfot""'màçbes fossew infuY1dadas .. A 
exceç~o mais notável é a das agências internacionais, como o 
SIPRI e a LJSACDR, que, embora sem efetuar análises no sentido 
apontado, indiçavam cifras muito inferiore~ às massivamente 
veicltlad-:ts pel2. iwpr ... cY,sa .. A Ú'('"fica eHplicaç~~=· que nos ocorre" pr.:•r 
certo pouco fundamentada, é que os pesquisadores e ativistas 
er,gaj2idos 
legitimados c as.:• 

r110V i rnent ç.s 
estivessem combatendo 

bem mais 
um absurdo social - a IAB 
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- corn urn vc~lume de pt""'c,duçtco aval iudo E:m até 1_Q ___ 9i lht•""S de 
dólc""l!:_q_f:!.:t_cl·-, guP Q!_fl_~iqO !]j lh·~~~5 -~!._~:· c!"ô;G:::_:('es_~ 0 dano ec.:.nórlliccl e 
social por eles assurnido seria tanto"maior, quanto ~•aior fosse a 
sua c:limc·ns~o.. Mc,ior-- seria consequc-ntcmer-!te o i.[nnact(-:• de sua 
denúr·,ciz,\ no t'<.n1bi t•:• da socied;::;·.de e, a prob<..otbi l idi:"tde de que o 
desenvolvimento do setor fosse guestinnado pela opini~o póblica. 

Ape?S2t"" da sua inqtJest ioY"d-tvel boa intençb:o, a pc.siç~e< ds·ste 
óltin1o grupo contribui·u para galvanizar uma aliaY~a entre nólos 

a q1Je levou o conj;_rnto da opir.iâo 
póblica a n~o questionar o fundamento em que se baseava a 
a.l''''gumentaç~"{o, po:•r... ce~"'to falaciosa, do primeir""'o gt"'Üpo citado .. O 
irtchar(!_i?-r"l.t_:2_ d·=' valor das exp.:•r ... taçbes cumpria um papel íwportante 
rK' mecanisr110 esquemat izadc•, d.:-td•:• o grartdê apelo que:· t ir1ha jur~t·=· a 
todos os atc•res . nele er1volvidos,. Uma vez qt_te a maioria do's 
subsíçl_i:_:.:;_~-~ e><ol:í.cit·=·~; ao setor er"'ar11 canalizados ·à exp<:trtaç:i:{o, era 
interessante aos empresários mostrar como eles estavam sendo 
corretawente utilizados, além do que as cifras suparestimadas 
set .. viarll COf11•=• uwa eficaz or·-,paoaY!da .. Pr··incip,:\lmente para a csa, 
que precisava raanter a imagem de lucratividade necessária para 
comercializar suas aç~es na Bolsa, este inchamento era essencial~ 
Por outro lado, ele criava a imagem de que as FFAA demandavam 
muito pouco da produç~o da IAB, e que, portanto, era~ um exemplo 
de eficiência para o Pais, e n~o representavam qu~lquer ameaça 
aos paises vizinhos .. 

f c~ i 
des i nfor~r;~ilÇZXO 
institc.1.içóes e 
flagt"'ante, seja 

indicado, 
exigia a 
Ot"'gi:\n i SfllOS-

0 da CACEX, 

O fUY'ICÍOnamerttO desse rirruitn de 
desmoralizaç~o de uma série de 

governamentais. Talvez o caso mais 
e dai o fato dele ser retoMado nessas 

consideraçóes finais. Os interessados em esconder a realidade 
acerca das export~ç~es do setor fizeram com que o órg~o colocasse 

Engesa para 
que eles aparec-essem como "outros ve:lcttlc•s aut.:•rnot.;.r·es 11

, e so-bre 
os foguetes da Avibrás, para que fossem confundidos com ''tubos de 

. aço ser11 costur--a'' ou ''clt\tras fl11_tni çOes de c.aça e espor ... té 1', quando 
exister11 na Nc~mer1clatur""'a Br"'asi leir"'a de f"r1er--cadorias <NBitl) 
categorias como ''velculos blindados e suas peças'' e ''armas de 
guer"t"'a 11 .. Isto lev~-{v.a a que qualqus•r"' ter1tativa de Vf?Y'ificaç~o das 
exportaçbes divulgadas pela imprensa esbarrasse no que parecia 
ser a incompetência da CACEX, u1~a vez que ''entrando'' nos seus 
arquivos através das categorias corretas se chegava a valores de 
exportaç~o nulos. 

Entreta~to, se tomássemos a inf.;.rmaç~o disponível, n~o 

pelo tipo de produto, mas pelas empresas, o que encontrávamos 
eram valores de exportaç~o muito menores que os divulgados pela 
imprensa como sendo atribuiveis às empresas naqueles itens de 
1Jdisfê,Y'CE' 11 

.. Isto levava a trataY' air1da com mais reserva os dados 
da CACEX, uma vez que vários de 5eus fl..tl"ICiOi""Jários, e inclusive urf! 
de seus presidentes recusou-se a fornecer informaç~as sobre os 
val•:'l·"e:.-:, dr.2 expe<l'~taç-b:•_:, e ir11portaç2!.o, alegando raz~es de 11 sega~tr~.:.;-.nça 
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nacionc\ 1 1
' ~ A utilizaçêfo ele vá·r"'ias i r!dependent es., 

consicJc::t~c\das subsidiaY'i2fJ1ente corll uwa séY'ic de outY·'as 
caractcr""ist i Cc:\Si. e infeor'ftlaçbe-::; Ci respeito do !:'.>E::tC•í', 

levou-·r)oS à concluc~o de que noscas suspeitas 
cu~.-1fiabi 1 idade dos do.dos da CACEX el-"'am infu·ndadas .. 

cor1-J(:O fi::c·rnos, 
a ce:::.~pc:ito da 

Já ir~dicamos, Cüf1lO fc,i poss:í.vel ur11 grau t;:;o elevZ~do de 
distor·ç~'Co cntt'"'e o ~Y'eaL: e o li !I Seria rJecessário q;_;e~ 

agora, alguma autoridade explique, entre muitas outras coisas que 
ocorrem neste setor, como uma articulaç~o como a comentada pbde 
chegar a envolver UM órg~o governamental como a CACEX, a ponta de 
induzi-lo a introduzir em seus arquivos informaç6es sabidamente 
distorcidas~ Até que essa explic~ç~o seja fornecida n~o há como 
deixar de pensar que o expedient~ buscava simplesn1ent~, 
da çJec._mor~a li Za!~ã,-~ elo órg~o (que aparer1terdente new 
conseguia classificar corretamente o que o Pais exporta), 
a contcstaç~o dos valores bilionários divulgados 
autor .. idades dü setor"' acer"'ca das expor"taçijes de ~trmaH'.entos .. 

6.5. Uma oxglicac~o alternativa das c~racteristi~2s da IAB 

atr"'CtVéS 
sequer 

impedir.,. 
pelas 

Após termos retomado as principais particularidados da IAB, 
e avançado na sua explicaç~o a partir dos conceitos e do 
instr .... urnental utilizado ao longo do trabalho, pa1'"""'ece-nos 
conve'f,iE>ntC? t·r--ilhar um camir1ho disti _ _r1to, que sug€::-re um outro 
tipo de 11

.0.flla.l"--raç~ü
11 

dZ~s suas caracte·('Ísticasg 

Ele te~ como elemento central o que denominamos a 
"esguizofr"'e-r·,ia COl'"tsciente" que par-ece caracte·r"'-i;;:af"' C•S wilitares 
brasileit"'us, e que só aparece na sua verdadeira dimens~o a partir 
da análise sobre a IAB. Podemos sintetizá-la, prosaicamente, 
dízer,do que: os mi!itat"'cs s~c..:. um pal·"'tidc• p•:•lítico, aqe:n corno 
policia, e"pensam como forças armadasQ~ 

Esclarecendo, podemos dizer que: 

(a) O papel autn-dGlegado dos militares, desde a Proclamaç~o da 
Repóblica, de guardi~es do futura· da naç~o, capazes de conduzi-12 
ao seu dE:stino de potüncia., 11 .:tpesar-' do. iYJCC•mpett:nci..::l das civis'', 
é o principal element6 q~e explica sua naturQ=a intrin3eca de 
11 pat"'tido pc.litico 11 

.. A existên-Cíi.:-t de um cor,junt<:t de valores que 
apresenta uma impressiona~te continuidade no tempo; a coes~o 
simultànea à manutenç~o de um razoável d-ireito ~ dissen~ào

asseguradas fundament~lmente pela hierarquia que permite a 
implementaç~o, ao mesmo tempo, de aç~es muitas vezes 

~ Devo essas expressnes, suscitadas durante uma exposiç~o 
de parte deste trabalho., em outubro de 1988, aos colegas do Grupo 
de Tt'"'abalho "Fc•r"'ç,:ts Ar~madas, Estado e Se>ciedade" da f:!NPOCS (em 
especial a Don1icio Pt~c.ença Jr. >. 
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conflitar1tcs, s~o os atribu·tc•s que confe1~cn1 efici~ncia à sua 
e.tUL\Ç';;_\,~)~ f:i c~:\p,-·_\cidi:\dO que:· ciC•J;!O';;.I·~.:;ty'~.l"'Cl.f!l pdt"c-:\ ft:::,·r''riJ!J"tZt"(' Uh! pr-·•:•j2tC> 

pr'Ópt· ... i·:· de.: dc?'3t-..:::r·Jv(:,1';irdento p-:":l.Y'a. •:• Bt-a<::;;il, qu.e c:ontcrt":pl2sse nur11c:. 

pt?J·"'~:,pc:c-t i v a tcH!p<::•J"Z:\1 de lon~~<::-' P~""'-:::1-.::.-:• <:l.S a serern 
Ír!lplC?!ilC'ni:.C:\d2S pt.:.'.\"''"'<3 t""?.n"tü, Ó dign2 de n•:•ta:7l~ (i CdfJ•'-"~Cide.clo pEtt'a 

levar ~diGnte seu JJrojeto, lanç21~do m~o d~ seu Cltfcrt1istic2mente 
den,:•m i nc:;(j•:• pc•deY' de vet ·=· b.:.l::scetdo !"~<:• rflOn•:•pó li o d-3 v i o lénc i-::--:., pa·r"·a 
í nter'Y i r" q u21ndo os EIC•:•ntec i r;1ent os o afl'lC:a·-:;;avc~r~l, é um,_'".\ dcrj1ons·t: r~-açi.'lo 
de coerórJcia e co11=tància sem paralelo no àn1bito ci,;il do p2is, e 
incomltr~ na história das intcrvenç~es militares a nivel 
i nt €-?f ... Yic"1C i C• na l ~ 

( b) Ess;c3 vc,caç:2lo 
ú l ti r11a i ns. t ,r,r1c i a, 

dos militar ... es 
fu.t Ui~C• 

bt ... asi leir"'c•s, 
d€1 YlaÇ~'to, teve 

de guardiàes, em 
como resultado.um 

papel ele? lliJY-~tened·:•r"'Ps de:.~ ''or""'c.lem il .... ,tC?Y"na'' que os lo'/•:·~~~ c;;l atuar, 
rnenos cor;!C• for~ç,J.s i?>)·.,rnadas dest inad<.:-ts a assr-guY'ar~ i-i dcfes,:\ do Pa.is 
cor,tl·"'a z,l,lC?,::\ÇaS eHtE?r-·l'":as, do que cordo ll.f~J._j_ç;_:ici ou ''F•r:ór ... cit.:.:o d2 

ç;_Çjdj]_;.}.Ç7J·_~~-" !\la r ... Pal icJadF:-, c;. cumpr--imC?YYto do SC!IJ pr'imeii·"'o paps·l 
auto-delegado pressupunha a manu~enç~o d~s prct ... rogativas 
as::;•:•cind~-:ts ao scgund·:• .. EntY'e·tanto, c? por" r ... a::;)cs óbvi,:-.s, tal p'-tpel 
coercitivo e repressivo interno nunca póde ser cJcclar2do como 
sencJo iMpol~tante; embora grande parte das caracteristicas 
oper~acic•n,3.i s, etc, de t'"lOSSa..s FFAA assir11 o indiq~~tEfl1a A 
inexisténcia de am~aças externas dignas d~ste nome e, nas ~ltimas 
décadas, o ilusionism~ resultante da guerra fria, qu2 fe= emergir 
a figtn"'a do :J . .D..if11ig_Q. inter"'n·-·· 11 

de~ rnesrllO temp•:• po::>sibi 1 it:Cii'"'am, 
legitim2t~~m e facilit~ram a concentraç~o de e3forços no 
deser.lpE~nho d.:.s p.::'\pé i s de paY't i do P·=·l i ti co c· de po 1 i c i 21... r·~0:·::. 

obstante, o isto parece ter sido ser~pre n1uito b2n1 compreel~dido 
pela cúpula militar, seu poder de intervcnç~o ~ nivel interno (e, 
em conscl~ltbYtcia, seu papel de partido politico) só poderi~ ser 
assegur"2tc!() Y"1a mf.?d ida ern que se rr.a·!"1t i vcssc o c:~-E~_ç:_1_)'2_2 d"'""' ftrn_~'"l 

e><teY'n,~ ~Jrr"!a c•:•n<:-:enstt.:-..,1, ainda que tén'~te, cc•n::.cit·ncíc:• cc.let i va. de 
que em algum mor~nnto poderia· ser necess~ria a atuaç~o d0s 
militares para defender a naç~o, era essencial. E~ta consciê~,cia, 

é import3l~te ressalt~r, era necessária Ys~o somente no àmbito da 
chamada sociedade civil. Embora a c6pula militar, r~sponsável em 
cada momnnto da ttistó~ia bras~leira, pelas 11

gra:~dcs deci3bc~:· a 
set"cm inq:.)lC:'.ntad.-J.s, estivesse plenür:'!E-nte con·_-.::çi.c::nte, <:\O que 
par"cce, det poucct Y"elqv.f\ncia d;;.\ rnis~:.::to de dE.~t-:-c·s:3 cxtct~r~z:,, isto 
jt:..w.3is -P·:·dC?t"'ia scy· rcconflec'id•:• .. Do c<:<Yftr"2ü"iü~ um.:<. sF..:r"ia e t~_,_lvez 

,é .:.cioso que, scb mt)itos e 
fundamentais aspectos tal projeto deva ser sever2mente criticado, 
seus 
apresent~n1 um saldo 
outros p~ises e, 
admir!i'.:-;t)-"',·J.~;â'c• c i vi 1 

nível tecnolÓf::ll~·o e pr"'>:•duti'l•:• pE?lo r:;r;;::y-JC<S, 

que o obtido pelos r•tilitar·~s co 
l i:'H110.:nt ,:.~v e 1 fJlc:nt e, 

rJcr·nlito antever. 
do q uc; C• 2''. t :_\2. 1 



fatal 11 Cr"'ise 
palavras, e\··~-a. 

(c) I :::o, se• 

cios 

com 

COY'pC!"r""C\Ç~":o 4 .. 

::Ji"'fll~EtGDtS
11 

~ 

Em outras 

a 
as 

funç~o prncipua das 
qu2 tiv~ram p2pel 

fi'!i 1 it2J'ES (as 
frances~s, as alem~s e as norte-americanas), e que foram sempre 
adotadas como modelo~ Ou seja, era necessário, quanto mais nào 
fosse p.:.i.l'"i-..1. assegui"'at ... à cúpula r:li 1 i taY' a irnplen1e·r1ts.ç:~o de seus 
objetivc,s, (erHb<:<J·"'a .;_....)2(c, nos par"eça l'"ealista i:\ hipótese), r::artte-r 
nvivo 11 o fe::"1tasrlla da ameaça extC?Y''fl2~ Hipótes~s de c•:,n'flitc' 
exter ... Y'JO E\ 'r ... tível politico, cc.mo as deliY"leadas no c,:::,p.:í.tulo 4, qt:e 
teriam que SE::'Y' E.:stabclecidas YlQ civ:i.J_ i-=c:-".a;n, ·na realid2.de, 
visualizc,cJ,:-,s e E\Valiadas p_lc.s. milita!""es., de í;:aneirc\ a conter.1plar 
a miss~o de defesa exter"'Y'1a .. O passe• seguint:.:., no:•r""'fl1<3lril2Yite tratado 
em detalhe ~o àmbito mais propriamente mil~tnr, o da criaç~a das 
cC~nd i çbr..;s:, o per-· e. c i or1a i s 
situaçbcs de cc:.Y1flito, 
localizaçZ:.:o, tipo de 

da.s potenciais para o enfrentamento 
tais como organizaç~o, tam2nho relativo, 

cada força, foram eqttipamento, etc-, de 
t ambf:rn de f i 'f-• i d3s~ 

Tanto Y'"JUm caso cowo Y11:• outro, tudo se pê\Ssou corno se a 
miss:t(o df~ "defesa interr1a 11 1""1~0 fosse a prír,cipal.. Ro q!_te par .... ece; 
todos Ds procedimentos e decis~es típicos das fot""'Ças armadas 
daqueles p3ises tidos co~10 modelo foram adotados. Desde o tipo 
de orgar-,i::aç~:to c .. té o que Y'1üS intert:?ssa riluis de per~t•:•, o UFo de 
equip;::uncnt•-:• .§. sc:t" adquir-·~do .for~ar11 defir1idos dé ,::\CO"l""'do cor11 o 
11 SCr"tSO cc·r,1Ufliu pt'"'evaleccnte nos cxér"'citeos tr,:-tdici·:':·nais. Mesrr.o qüe 
ela tenha sido considerada apenas como uma hipótese entre as 
demais, é impor"'taY"Jte Y"1otar-. qu.e seu requ:....:>""'imÉ-l"!to, em ter-·mc~s de 
equipamer1to, et"'a aterodido por excesso pelos associados às 
hipóteses de conflito externas. Em consequência, as decis~es de 
que equipo.::lE-Y"1to adqui·r"'it""', e, segur"'amente, as de que equip-.::trl:ento 
produzir decis~es estas ·basicamente determinadas pelas 
limitaç~es de capacitaç~o tecnológica e industrial existentes
podiam situar-se no limite desta capacitaç~o, sem que se cor~ess2 
o i""isco de gn·r"'a·(' umz-t situaçâ;(o de in.:\dequaç~o à hipótese de 
conflito interno. As~im, a produc~n de armamentGs deu-s= 
pr·ivileg_L~\E~d·:: 1 U!'!1<3 f-3itu;::\ç~o de coy,f_U_i.2__c·xtgrY::2. que:: e·r2. 

coY"tsidcrurJ.__, (embc•r"'a l"1~c c)ecli:\rada), pc·lcs ·p·r"'C.p-í'"iC•S rni 1 ita•--es., 
como altam2r1t2 improvável. O .. tipo de a0mamento produzido n~o era1 

4 A ~S;P-t:?cia~ i:::.::;c~o de ·tar"'Pfa:::, 11 q1~te pa"rece -desde S2Wpi .... 2 ter 
existid·:~ no -é\wbito C:;:•s milita"r"'ES brasileir""os~ e jé assin~~.l2da-
·neste trabEilho, 
CC<f"tSC i ê\""!C i 2. A 
dedicava.r:1 1 'c:·rn 

é impor"'tar-.te p&r--2. c·r!'tendcr a import~ncia desta 
distintos setores que s2 at ctaç;t:o dos 

par ... alE:lo 1
', desde ao ~lanejamento estratégico do 

desenvolvimento do pais, até à ~epress~o aos movimentos 
pc•pulal"··es, pi:\S~:ando p•:•·r'' funçô2s tecr~ic•:i-cie·r":ti-ficds e mesmc' pelas 
estritamc1·1t2 ~il~tar~s~ só foi poss~v,?l porqun s2mpr2 hol1V2 uma 
coes~n i~plicitam2nts dcc~r~""'2~t8 da miss~o de defesa e~terna~ 



p<:>r"'tanteo., cc,:·.: o. fb?l ~-r"'i2l 
Fr~· i v i l c:~] i D. v .:::crn, r(L::\S si 1:1 

conflitc~ C){tE:f''no~ qu2 C\'""'2'\m s;Úbid::::.;rncnte? Y"'Erflütas .. 

O cont.,-1 ito 

às 1-1 i pót eses 
dê~ 

de 

que at'"'f:1,;.:rne·nt: o a.dquir"'i-r-- p-3-r"-3 fo..::ei·'"' f-"r"'"c:r·,te às ,::-,mc-C~çc.s l"'c:Di:.::, pc.:\t"''2CE·7: 

ter sido ~1anip~lado de duas for:a~s. Primei~o, vi~ a aquisiçào de 
um volume pequeno de armamentos, sej2 importados sej2 uzidos 
localmente, ali~s determinada também por consid 2s acerca do 
nível adequ . ..::-.. dc. (ou supe<r"tável) de [JaE:;to wi l itar~ a ser"' mantido .. 
Isto é, embc•t"a 
hipóteses de 
adquirido eY'a 

insu·ficiente para c~frentar com segurança mesmo as 
conflito externo m2nos perigosas, o arma~1c~to 

suo0rio1·'"' ern qu2lídade e em quay,t~dade, ao 
necessárin, para sufocar qualquer ameaça protagonizada palo 
11 inimigo irtter"no~~.. Em segur1do lugar ... , atrc\vés de uma c<:<nst~·.Y1te 

pt'"'eocupaçilo ern viabi l izat"' urna capaciclC~dc inter·I""!O. de: pY'oduç;;.,.;:.~ de 
material bélico crescantemel~te sofisticado, que pud2sse, em caso 
de necessidade, ser re-orientada do mercado ex_L2rno para o 
S!J.pt'""imento das FFf~A .. 

O que nos interessa sal ieY1tar-", em resur~lC·~ é que as tr_ês 
açe:tes de user...,n, uc,git"" 11 e ilper-~sar 11 , que car ... acter"izctrn '=• 
compol""t ament o dos m i 1 i t 2'r"'es br"as i lei r"' os, er;lbD-~"'a apar"er1t erne;.-'·:t f.? 

contraditóri~s, guardam L!~~ çoeréncio que se uostrou fundamental 
para o grau de desenvolvimento alcançado pelo setor de produçào 
de ar .... marnent os .. 

6.6. Persp~ctivas da IAB 

A situação pot ... que pa~sa atual r11C?YYt e I FiE! e><ige alguY1S 
comentários adicionais aos já efetuados em outras partes deste 
trabalho, ~e m3neira a especular sobre algurnas possibilidades de 
sua evolue~·-· futiJ"r"'a~ O priwei··..-.. o deles refey·e-se à situaç:.ic1 de 
crise financeira em qu? sa encontra e a seu agravante, a queda 
estrutural da d2manda dos seus principa.is clientes~ 

Scgur:do <3lguns:;, at"i~~lista:s. de órgô:o5 públicc,s er;volvic!os cora o 
apc•io à IHD, a situaç·~c·, ,de relEttiva 11 folg,;:-;u financei·rz\, qus· 
caracterizou o passado recen·te da IAD parece tê-la levado a un1 
certo descuido c•:,~: a ~ua 

11 Saúde fina·ncei-r'""a 11 
.. Cümo_ cc•i"JsequêY"!Cià, a 

estrutura de gerenciamento fin2nceirn existente é bast2nte 
deficiente, n~o correspondendo ao nl.vel de 
empt"'esar""í a 1 , dernonst Y'ado ew outras áreas, • cc·rnü a de 
deser,volvirm:?\ .... ltO tecnológicc~, assistér,cia técnica, war ... kE·tinq, 
etc. 

É irte~!Avol, E:1'"it-,.·etant:•:•, o Ci3'r ... ,;i~tc::t .. intrin:::;ecz.·~rns:-nt<:.' :ins+;t:~"'/_:lL-~.._ 

da t"eceita, e f)•:\Y'D.do::>)<alr1E:·;"~te 1 cJ,z, ~-:....:~l<,;·:u;:">:::• dostd corn ':.:; Íi"Jdic.?.dc;--·es 
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deser;lpenhc~, que fo·r''ff!arn a IAB. As c2usas que 
dc.:t ~:::l''m i ·rJC\L1 r.~:.::-5 t 2 c3-r'i!.•t 2r"', cor:!O os .::ipo.'·it arn cúlpY't::s-)é,J-"' i cs d,:, set O(', 

dcven1-se à 1-""e 1.;:·_\ C i V.;1filC?I"tte .Q.Z.o :_:.r:::y·tD CY'C•p<:::,-, ... q;,:.-, de sua preod•Jç:::io q uc C: 
absorvida intey·'rlaf!lC:! .. ~te polas l-·1-··AA, c .:, a~~ts:;:ncia de planos d;;.? 
aquisiç~o 

pY'odut;b;o .. 
_sujeito a 

de: longo pru::o c;ue p~:::f··rnitam um;;;\ 
O comércio internacional de ~rrnas é, 

gr--ar-1des 

prog~a~0ç~o de sua 
corno j~ indicamos, 

!flui t e.s vezes 
possibilidades de uma 

emp1~esa de vencer urDa concorrência, praticGmenta ganha, em funç~o 
do atGndihlento de ~ ... equisitos politicos, o que introduz mais um 
forte componente de instabilidade na sua operaç~o~ 

Mas, de ~ualquer modo, mesmo que o mercado fosse mais 
infenso a irtjunçí5es politicas, o simples fato de qltE· as: 
encomendas possuem um· porte às vezes muito ·grande ~m comparaç~o 

com o volume de produç~o usual da empr~sa já seria suficiente 
para criar o ambiente de instabilidade mencionado. Ele é ainda 
ít1aior Y""10 case. da IAB., COY1St it'~lida de pY'cduto.,-·es r;lal""-·qi·(f3is, e 
dom3siadamente concen~rados em merc2dos externos restritos~ O 
fato de que os principais clientes dos utor2s brasileiros 
sejam paises envolvidos em conflitos (o maior foi, atj agora, o 
Iraque> faz com que a rapidez com que a IAB possa atendsr às 
encomendas seJa decisiva; o que torna ainda mais necessár~ia a 
war,u.tersçà<:) de um ~~ltc~ nível de caparidctde oci,-,c::::2.. H op<:t""r"'tttf'"lidade 
de obter um grande contrato nunca pode ser relegada. Mesmo quando 

' ele n~ó seja especialmente atrativo, sua obtenç~o pode significar 
a revers~o de uma situaç~o financeir~ d1ficil. 

A qucd~ nas encomendas, e portanto nas vendas, eJ<ternas, e·o 
consequ2nte aumer·to da capacidade ociosa das empresa do setor, 
embora incOmodo, n~o pode ser interpretado como algo inesc0r~dn 
pelos responsáveis pelo ~etor. Como mostramos, a criaç~o de u~a 
capacidade local de produç~o de armamentos sernpr~ foi o seu 
objetivo~ O problema é que atualmente n~o p~rece ser mais 
possível 11 0t""'ientaY''' pat"'a •::. exter""'i•:1r a cc:\pacidade de pr--oduç~ü que 
n~o pode ser ocupada produzindo para o mercado interno. A 
tendência à queda das importaç~es do Oriente Médio observada nos 
últimos ~nos, e grandemente agravada para a IAB com o término da 
guel·""'r-'a Ir--i::< x Ir--~~~_s, t·r''az e·:·ta iY"Jdú:_-:;.tria para urn ~~~\[:·JbjE·Y(tt.::__;__::1C? 

rr:a_lidé1de"' que-?- havia sido ar--ti"ficialr!Jente altc:Y'ad•:J mediante a 
pol{tica de subsid.ios à expor~aç~o. A constataç~o que fizemos no 
capitulo 5, de que o valor das expor~taç~es br~sileiras de 
arm~mentos de 1968 está muito. próximo ao alcançado antes do 
inicio da guerra Ir~ x Iraque é, em si mesmo, um fato sintomático 
a ser melhor explorado. 

Há que r~ssaltar, portanto, que a queda n2s cxpot'taç6os 
observada em 1988 n~o é conjuntural. Fatores estruturais de ordem 
econômica apontam par~a uma diminuiç~o da demanda por parte dos 
paises do Oriente Médio, mesmo que venha a recrudoscer c• clima de 
enfrentamento nn r~2~i~o. Seu pode•-- de compra rcdt1zic!o por· umn 
sitl.t,::;ç::-::c:. de ~c·:· cl.:, r.:;ctr"'ólc~·=· a. 15 dól.::~r-'es Q bari"""·il, wuito ;;lb2tixc 
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que j:tt. 
a 

i rnpor-'t ,:\ç~'l':' d t-2' .:1 ;-~r~;.:~r.-;c-r·~t os .. 

alcançou, e muito ~Jeno~~ do que o que 
wa~té-los reticerj·tes em t'elaç~o à 
Pc·~ outl~o l2do, a perspectiva de que o 
ern mewd>::<::.;> da pró><irJ!"·.\ déCZ;idU a Pais venha a ~lcaa~~ar~ 

retir~ d~ C><portaç~ü do ~rma~entos 
ur~lZ:\ de.· ~)uas pr""'i(JCip,3lS f·:•rçds impulsor~as e legi!.::ir!J,c,do:·--.::\s,. 

a quest~o que se coloca é até quo 
E'f~l pY'CSa q UC segrnent o dcs-l; a i ;~:d úst Y' i a) 
pc·de se mai,..!t_. :--.-se no mcrcc..."i.do, subr11E·t i da a uma grave cr1se 
financeira e com '-'-''-c'-.C~"-''-=~-""'-="-"=-'-"•''--"-·•-'-"'"'-===-'-'-"-"-? A e s t a p :::r g u nt a 
n~o t1á uma resposta baseada no raclocinio m2ramente econômico.~~ 
El<.l. e::.,;t2, clar'"'~;mente subor"dir-1ada a urna a E·la 
explicitada ou n~o~ É 1 e-r,tr ... e-:~~nto, óbvio que uma 11

press~(~) 

ecc•nómica 11
, deY' i v a da, de um mau desempenho de· setor pc·de 

des~ncadear um processo de discuss~a a respeito da inconveniência 
ou n~o-nccessidado da manutenç~o da IAB. Neste sentido, M~lito 

m~-\is do que os ir1dicado·r-es tY'adicio'f,ais do desempenho 

e-r,lp"f'es.:_'\1""ial, é ir11par"'tar-,te a tendência que 2.p·r-·esent2rn as vendas 
dGs empresas~ De fato, a 2xperiência internacional aponta várias 
ernpros~s produtot~as de armamentos (é verdade quü tambóm atuaY1tes 
na át'E.:\ c i vi 1) qt~'-· cor:seguiY'-ê.H:l mantcy'-ce. dUY'::.-i.ntc: algu.ns ar~·:~s 11 ·r·;·:~ 

ver··rnc?lho~~, desde que com pr"'oduc;ã:o cr"'escp·r,te?... ~1ssir11, CéõSO v.s 
empresac estivessem conseguindo colocar sua uç~o, seja 
ate-:'"JdendC· a uma demar-1da (ever:+:r'.C\lmer-~te e p·l"'c•videnciz,lmente 
au:·1lOnt.3da) elas FF:lA, seja, e com r11ai"--:'r ... t"'i;\Z~o (cmbor-·ct r:l:ÍQpc;.-) nc:• 
extct ... iot .. , i stc) ser"' ia, por"' si só, um 11 CL:OY't i ficad•:• de 
subsist~ncia''. Talvez ~ manutenç~o d8s vendas do setc,r-- no p~t~mar 
de 1388 · possa dc<.::.encadear urn pr·-,ct:::-~--_s•:• de di scussê\.:, como ü que 
apoy-d; amos. 

A partir desse q·uadro, caberia analisar qual p<:·der·ia ser o 
seu desd·-·br--zi.llt_cnt•:-• ''natural'', isto é ~u;pondc1 que o setor., c•::·r110 

querem os que est~o interessados no seu desenvolvimento, tem c0mo 
justificativas fortes para a sua existência, apenas co~sideraç~es 
de tipo econbrs1ico a tecnoló~~co ••• 

Pode parecer estranho para alguns que a co~vErs~~ n~o ter:ha 
sido tr ... atada nc• deco!·"Y't='r"' deste trabalho.. ~~ m;;;"\ic·("'ÍE\ d·:•s estud.:)s 
se<bl""'e o ~l'"'fllal"!1ent i suo e a pl .... ocl uç:t<o de c:'\rr:1ê:HilE?YYt ;:'s r c c. 1 i :::ados er11 

países centi"··ais t2r11 ap::.ryt:ado, cor;lO C•:IJ'""!Clusbc·, pa;"'a ,:::, cc··nver ..... si:lo 
do.s 1-=.:-1bt"'lcas de e.quipai11entos militar:--cs paY'C:\ a py··odlJÇ~\o d9 bt::·r~s-- de 
er~pr~go civil. A conv2rsâo é e~tendida, naqueles p~isos, ~o mesmo 

uma c•;::_nd :h.k:.:câ'"c"-'--'e~- _um 
, apr ... eseY;t .a. da 
significativo 

como 

ficut ... i2. 
Estudos 

ocioso com 
tém sido 

um .a al t et"""''r'"";at i v a para do 

que 
a interrupç~o da produç~o dG Qrmamentos. 

realizados, indicando as possibilidados de 
utiliz3Ç~O de Dl~trizes tecnológicas e iY1dustriais e instal2çôcs 
existentes, e an~lisando expériências de convers~o l9v~d2s a cabo 
poi"' imposiç~o e/ou. com a participaç~o das trabnlhador8s. ~ 

cowpY'Cerv:;ível que t.:iis estu.dos ap"";n"'eçam cor11o :r~E:su.i t:adüs c a 
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cr-. í t ic<2 

pc:y"·spc:ct i v a 
explo1·"'2,cJc-.. a 

,~,,-•,c:,_~'·'''~'·"'-':'-·~:-Y!l ,:\lC.?.nç,::;do!::i pclç.;\5 ir-~dt~tstl~io.s de o.l"'rnc:·.m:_~··;~Jt<:>s desses 
p~_\J.sc•s é s-u·f.ici;:::ntcu:=:ntc i!'!lpor"'taY!-tc: p€\l-'"2! qut-:: cxi'stL:t ur~la gr...,c~ndE.• 

}Jl-""'C?<.:,cu 

ficariam 
C:'Cili dos recut"sos materiais e t~uroanos que 

O fato do n~o termos abordado esse tema deve-se a duas 
r~z~es. A primeira, e menos iM ante~ porqu8 a possibilidade da 
... :··:~nvcl-~s;J:o em r;co:::so pa J.. s., nos t erl1JOS t?rn q uC? é prop,:•st a i'""1•:•s pa :í. se-s 

ccntr~is, tem se mostrado até agora remota~ O que se tem 
c•bservado, PY'incipalmerjte Y'"lO pel·"'iodo de recess~·=' ir1dustrial qt~e 

se '-lC'i''ificou h.;:t a~guns ar1os, foi a nco·rJver ... sêl.-:• 1
' y,.-, s~f'~t ido 

inverso- quando várias empresas passaram a produ=ir equipamento 
de er~prego rnilitar. A segunda, decorre precis~m2nte de nossas 
estimativas a &'espeito do setor": sue.'\ pcquen,? dir11en;.::c, relativa 
(quando compat~ada com outros setores da indóstria nacional e, 
pt--iv·~cipetlfl12Yite, com as ir-~dt~ls'tt''i:.ts de arm.:.:~f1i2YJt:Os dos países 
-ct?r;tt .... ais), 
er;lpr ... egada; 
nQsso pais 
t E'f"fllOS da 

de 
eSC2.SS.3 "í_,r_,_,t="~-t'-'~l'-"i-"g'-"a"ç"""êi". c"'_, _ _,i_:.c.:_id. ~~~ s t l .... i a l 

e 
que 

r:1'C':e<-d c-o b r ... 2. 
ê:1 pr"'C>seY!t a em 

(alto conte1~do ir0portado); o balanço desfavorável em 
~.fdG_éJ·"'cio ewt.eri·:•r (explicitado pelas suas 

cal'"'acterist i-cas de 11 e·nclave 11
); e, pr"'incipalnH::nte sua apar""'ente Yl~3>:• 

:.r~f:?CE.!Ssidade
11 pa·!'--a o pa:í.s, ~~:1 term;:•s rqi l itar .... es e es-tr,:;._tógic·=··:.:.=:.~ 

Um~ indóstria de arm2roentos como a brasileira, quo só ~arece 
poclet"' te·(' sua existôncia just ific.:1da pel.-:· d2sc·m;J?Y:h:::• ·-:::·co·;~0r;lico 2 
tec~nol&gico q11e apresenta, passa a carecer compl~tamente de 
sentido:< quando este é avaliado:' como il""l5.~2itisfc~tór"'ic:_ .. 

Na hipótest~ que est2.!'i:.<:os E:'.Y"lal isand·:•, do. d\:.~·sd•·b·r'"',~r:1C?-t"Jt:O 

~Df:ltUY'aL: de uma situaç~.::. ew que uw setc•r ind,.tstric;l deixa de 
apresentar os resultados econômicos que legitimariam sua 
er:isttir·1cia, ê:\~;; conclus::.es do·:2. ar.alista_s de defesa dos países 
centr~is que sugerem a convers~o seriam, em ~!OSSO caso, e pelas 
f"azê\es indicadc,!,;, ir ... relev.:intes~ A sirf:ples i·r;te:-'Y"'l:!.f2...~ d.:•s 
subsidios concodidos ao setor em especi~l 0 ori2ntado a 
viDbilizat ... e><pol·""'ti?.ç:jes f11uitas vezes r:;r"",~\VO:•sac. que tende·ria a 
lev2r' a sua par"'al is~tÇi;io, ter" ia efc·it•:•s glob..:.1is dE> um pc•rte q1. .. H? 
ntt.:. justificam a p'i'"'eocupc'>ç~.o c.:ow a quest'2ío d~\ cc··,.-,ve-r's~c .. 
Levantar, numa conjuntura como essa, a 1'bandeira ~a convers~o'' 

set ... ia, entre outras coisas, dar uma i~portáncia ao problema maior 
do que ele me-r--ece .. 

~ N~o ~ntraremos aqui, como 
perfunctoriamen·te, no decorrer deste trabalho., 112s quest6es 
ético-morais relacior1adas à produç~o de armamentos. Isto porque 

~consider""'arnéjs que elas, al·énl de sttficiS?ntc:r!l2nte t~--at-s.da.s., e 
p•:•r"'taY"1to 11 esgotadas 11

• para os propósi·'::os des-,te t;"c1bz\lho, n~o se 
Gituam no àmbito d(? nossa 
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f.:.'){c1u~.;iv2.mC:Yitc:: ,:_, produç;,t(ü ele 2)-"'rfli':.\.lr:r?nto~-~, e _qt_.tf::' !::-.t:? cncontr.:,rJ1 ·nur112 
siluGçào de sória crise (apcsQr dos subsidios a elas concedidos) 
est~1·:· se p-. ... t::.~·:·c·up-~;~,.~c:!o, crescct;t;·?f;1r.:>r:tr.2, com Ci ç;lj_vr~·c~;ific'ªs:-~.:. de sua 
lini--J,:"t dt.::: pY'üd1Jtos en1 di à ár--ea civil .. Ele: de-nota qu.e 1 
t~lvez como con~cquéncia da situaç~o de crise estrutural do 
mcr"co.do in·t er"l'"tC\Ciü·r:al de -C>'l'""'fl12,mE<:-,tos e de ou-t·('as tend~ncias 

ncg2tivas, as próprias empres2s estejam iniciando uma espécie de 
processo de convet~s~o~ Assim sendo, o um2 vez que o 
processo de discuss~a qu2 se prop~e indique um resultado 
coincidente com o que é licito esperar, parece set~ conveniente 
urna atitLld~ imcdi~ta e decidida no sentido da paralis~ç~o .da 
produç~o de armamentos~ Pelas raz~es apontadas, rel~cionadas ao 
p.:-.dcl·" que wantt:·r11 .:.s milita·r-.. es ew 'f;C•SSO pa:ís., est~:-i. altery·~ativa 

f11erece o Y'Ótl~tlü de utópica.. i)ías por"' outy',;;\s, igu.:.-'{lf!le"t"Jte 
apr8sentadas, ela n~o pode deixar de ser considerada s~bia P 

pelo menos do ponto de vista econômico~ 

de mercado externo da IAB, associada à crise 
financ6ira rela quQl passam suas ompresas mais importantes, tende 
a agrav~r suas condiç~es de subsistóncia, e. paJ~ece adrnitir duas 
p<:•ssíbi 1 idades p-.-"ii"'(cipais de supt.::-r""'t.~.ç<1·::•:· 

R primeira seria a de aumento das aquisiç~es das FFAA 
bt"Z">silei'('as.. Dc> fato, buscc,ndo Cüil'lf-JE?fl'.:"3•:cl .... as dificuldà.d•?s 
surgidas ná área da comércio exterior, os empresári6s têm tentado 
obter" do goveY"'Y"!O br"asi.lei·r-"'o <FFAA) t.una rnudaYtC,:i de sua política de 
aquisiç~o de arrnam~ntas. Um aumnnto da dotac~o r,rc3rnentéria para 
aquisiç~o ser"'i2i, sem dúvida, a atitude rnais inter"essar,te p.:.:ü"a c•s 
ernpresát"ios,., 

A quest~o de até que ponto a atitude dos militares, de 
'r"''estr--.ingir..._ c~ ga.sto mi 1 itar do País, é 11 SiY•ce·r"'-2 11

, isto é
1 

até que 
ponto eles est~o preocupados do fato em n~o onc~2t~ ~ naç~o com 
elev.:id•:._s gastos rnilitat·"es, é dif":í.cil de ser respondidi'.'\ .. 
Diferentes autor~cs t~m abot~dado a quest~o de uma m~neira que n~o 
chega a toc~r cnt alguns dos pontos qye nos pa~~c~m_centrais. Ele 
é entretanto iwportante. N~o porque nos pareça rclev20t8 precisar 
se os mesr11os r:l i li t ares que i rnpuserar11 ..:;;,,:J pa :í. s u.r:1 rr.od e 1 ·~ de 
dest:nvólvimeY'1to Q.i~.'.('vr:>rs•:•, que sacY'ifiCO!~t a granc~e rnaio·r"ii'.'\ da 
populaç~o, e in~taurararam um clima de r~arrss~c. como o 
conhf2-Cido, S~ü OS que ter"'Íafll tido 11 pej0 11 de c3.Ufl1EYJt:ar .:15 gastos 
militares em funç~o das carências sociais do Pais. Ela merece ser 
abordada devido à possibilidade de que tal situaç~o seja 
expl i_citams~_t_~~ Y'cvcy-t ida · ew pr·:•l da criaç;;."io c!c cc-ndiçties pa:-'"'a 
contornar as cri~;e~ de dem~nda e financeira da IAD. 
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q UCZ: üS 

d !-2 

dt? 

leva ~crer quc'o q11e parece existir é um2 docis~o de 

FFnn .. Isto n:.?:o ir:!pl icando ern que 
custe: i•.:• das Z.:\t i vidz.~,des dQ 
dc~>cnv':' 1-../ i rne·nt <:•, pl·--od ~~tçêto, 

setor pc:lo 
<:tssociadc·s ao 

áreas de: 
irr!p<::.c,tüs _dl? irf!pO'r"taç'Z:i.o de 

cor:1ponent es, 2)< ~ç~o gravosa, sub3idios cJc diVE?f"'S2S 

contl" ... tlr"io, 
orga.ni:za 

etc, n~o poss2w 
c•po1··l, ur1 idades foi 

seY' efE·ttté'>dos.. PE'lo 
most:Y'O.do corno se 

ew 
a 

vi"' r"' i as 
~~teia 

Em out t"'as pül aVY'as., estar!! OS quer--e·r-Jd•:• char,1aY' a at E'J:"lÇ'~o -p3'r"2"; o 
fato de que., tc\lvez, o custo associado· Z1 eleva\;2:·:~ de gasto em 
at""mZ.tlll2ntos das FFAA, de fot--mv. ~\ pr-'opiciD.r" t:., IAD ur11 nivel de 
pt"'üdJ,.tçZ:íc:~ Y"azoávcl, Yt;t{o sE?.ja signíficatiVDfllE'rlte superie<Y'· ao 
at~~~t.'<JJ!1E·ntc-:> decoY'J·"'entc· do seu funcionE.~uJento.. Isto é, se 
cor:1putássewos e c><pl icit,'§ssc:rnos todos os subsldío~~ 21 exp·:.·rtaç'ào e 
à ir,lpür"'taç~o (juntamer-:te cor11 o seq custo) dos ir-;st;rn.:!s de 
pr--oduç~~c-., etc, ti::tlvez o re-:?;ultz:do l{suid·-· asz:c,ciz,dc i:"t':~ r;1cdo C-= 
oper~ç~o at~lal da !AB fosse semelhante ou co~responde1~te à ~ua 
11 il'"lter ... nal i zaç&o 11

.. Assim sendo, e desde quE? hc•uvesse u.rn2. 
ace~i t ,;:;s. f.Jdf"'a uma r•lu.d.::~nça de:=te modo de 

operaç~o atual, o que iria ocorrer seria ape~as a explicit~ç~o 
dos CIJStos atualrn~·r1te exist2ntes, mas lldisfay·çadcs' 1 p~:•r" est2r-ern 
classi ficz:-.dcs em out-r"'1;ts r-·u~ricas .de gast•:' g•:.-•.'er--nz:.men-t~\1 Y'1~0 

ü!il_it_:"-r.::_, e n~o na par""cela desti-nudc, à aquis.iç:àc· de:: rn.::-<.terial 
bélico no ~rço.Mento das FFAA. 

Sem discuti1~ por enquanto dessa justificativa, cabe 
apontat~ que~ ca·~o ela conduzisse ~m ·p2ralolo a Uhla r~formulaç~o 
dos critérios de org3nizaç~o das FFAA, que supusesse um aumento 
da êr,fa-se cc•ncccdida ao seu equip2WC'l":to, pode-.-.ia •:,cc·>-"r~e·r q1_:e a 
e levaç:3o l--10 tüt o.l de seu orçamento f,:.sse rnenos C1 t:ro:: nr•:•rc,;-"c i onz~ 1 
ao aur11ento que tcl·"ia que se verificar"' no rnc,:nt.::,ntc destir·;a,do à 
aquisiçi:.i•:.') de matet"'ial bélico.. Podt-?l" ... ia, eY"Jtretaroto, dar"-se Ltr:1 
desdc•!.Jram2nto di:·.;t in~: o, e cont·,-·áy"i•:• 2os inter--es:;-e:·:; da IHB.. Isto 

é, ante a perspectiv,_, de ter que explicitar o fl~sto até ~.gora 
di-:lfEn~çado <o:• que podeY'ia ~er uwa conseq,J.t:r·,cia do p·r'c•cesso 
E~E?nÓY'ico de r"'edt:?rilocr"atiza{;:=íc• ou de urna tC>r:lada de cc•nscit··~ ... ;ci-":t 2, 
r--espeito da "t""eé1l idade" da.: IAD), as ·!7Fr'::jf-=i p.:.1ssassE:Nl ct encare; r de 
waneiY·a distir-1ta ~~ jJ:.QJ?.ort.:.-\ç~~;2.· de ~T'r''fl12!!!E'l'"!tos .. Est:::1 p.:.ssibílid..::;de" 
preferivel do ponto de vista da compor)ente desempenho da eficácia 
tecnr)lóoica da foY'ÇG,, só p·:~dey·ia ser" definitivarnente afa~tada 
caso a IAB pa~'tisse para uma alteraç~o do perfil de sua produçâo, 
eítl diY'eç2<:o a equip.:.:-.r:lcntos de maior-- cc•rnPlf?>{idadP tccn•:•lóqica que, 
veY'dade seja .dit.:\ 1 :;::-_·:··r~tiYsuam sendo impGY't2,dcos .. 

O cenário que estaria concorde com e$to 
reorientaç~o das Forçds Armadas n6 sentido 

i~ol:.:~.ç:;):o à 

a-r-ranjo supbe uma 
de uma maior--



seu~:; "tt"'adi<::ionFli':,;!! f"S j>:::•tr:nr::-:_ir;.,:is d,:_:, v:i~:inh;'l.l"lr:-,~ .. Isto 
COI'"!du:·_il"'i,"'\ t~ tc'r·~t·Jt"~nci,:l (1•.::• fç,,~t.:~lt:-c:·irllf"'lnt.::·~ de ~:-JJE< cap0cld~7idP par .. <2. 

Pl'lfl-T:nt;_~t" o p•YtPrH.~l,:' .. .l bt-:>J_ic·~· •. dts.>rv-~·f'·l_{yp.J 1:;n1 c>~Jl;r~·-~·"'1 p_,~:L1:!:.f'_';> ____ d:;~ __ cc•r,;:-? 
~-~~:~_]._., () C'Pl"!<~-r-~io f)('<d>-~Y':i;:1 t;.:1l'!lh&f!l inc111i.i"" ,'!:\. necesc;.ic:l,:-,dr:> dr? defPf1df?Y' 

o Pdis de 1..\ftl evPntlJc"::\ l_ at,').qup c.:::•Y"I\IP'f"tC:ion;_"l rv:•'r'' P<3t"te çle 21 QlHl1.7< 

pc•l(':>y-,<::i;-:;_ flH
1
~cl ia ..:-\ r'<P!!lp1c, d·~· CJi.lF? tr:>r-·in .-::.c··c•r'r'ido r1•:-~ ca.,..;o d~~ GilPt"'t"'Li 

das i'L::tlvil'!ar.;,. D Cf"l'i/\1'].-:) i.;;, i.r~cluc;ivP, :--;t~p(;.l~ ,-:":'\ ",_;_cp].t;.:-1. 11 

do~::, ch.-~iH<id(•"'> lji_1P ,.,,.; CIJn ,·,f"ií"iç,t::;,:1!J!f-'rii:P j/\ fizr-_1('EH!I ·,:.}.Ç• nr~t,~>i l, pi.\1.-,.:\ 

que t':-:_;"te vent·'!a a ·:i'·;~.;urniY' a "t~espc,nsôbllid,::~c!e" pelo patr,..!_tlhar!H.?nt() 
dç• ()tl~n\;ict::) Sul: o t::jlJe, Pf1l CE'l"""ta rnr::>did,7'\ 1 é visto pelos nlilitat"es 
brasjlcit·()S co!ll~-, ~jD1~ necrssid~de relacionada cora a própria 
segut-·"'-:;,r-,r 7 ~a. do P~'\:Í.~'-i .. 

a 
r,o <.1ue cc•ncei·"ne 

atual opini~o 

ê, capaci taç~o 
dos milita~"es, 

bélica r,1ater"'ial, 
o Fh--asi l 
b2.st .::u ... ,te 

Dr:? 
esta.Y'iR, 
ç!_~_f§_~~ ;~ ~Jg. f?l!l t"'e-l~"l.Ç~O àr,; suas responsabilidades e seu territóa"'io, 
encontr~ndo-se .já em 'Jrna 

p 

a de outt"'•:•s pa:ises 
A percPpç~o acerca 

sul-
doe::, 

requi~"::,i tc•S ac;;:~··;,~··cii4(Jç_,s .~ ~~ll.<'':\t"'ti,3. 

meios flutuar)t~s e ~eronavns 

da costa maritih!~ brasiletr·~ c0m 
jr~plicaria nurn grande incren1ento no 

Rét~ea~ Seria também necessário o 
for't <?tl e c i rnr2n to 
E"VPrd- 1.1'::::1. l i\. i; 1'-.\q !JP 

da capacic!cu--Je 
.~{·~y-·p·----:·~ n.-"' fnp~:;fi!~C\ 

desta úl t iraa pat""'a 

IC'iPill_tl"'!fit:'• i'\ 

mi]it;,-.r·p<-=;. bt·'•?'"::.i]r-•-ir~.--:.•·:; (PII! P•~,pr"r~i_,;-"1 rJ,--,-:~, d·~· FH<?l"C'ÍL·.~·) 1 
de equiparnentos terrestres teria._que ser aur~entada~ 

t~epe li r ·um 
pet~cPr·ç~'f,-:• dos 

c1. qunnl i d·"'•rie 

Este cenár--io ty·az cc.nr:_::,i~lO u111 gr-·al· .. 1dP. pP.l'"'igo: Q_~~::.~s_L0.!!~LU_;;.f:"ü" Ct 

P'('esent e ~g u ijj_~t___c_.i;.:l..__!:~.~SL-i~~-naJ.. indu::: i ndc•, eVent ua 1 mPnt e, à 
ocort~ência dQ uma corrida armamentista nesta parte do mundo que, 
até o presor1te n1orner1to tem se caracterizado pela al\s~nci~ de 
Con-flit.-.:ot?l Ít'"!l>?Y'n;·tcjc•l"!E\iS P rv··r·• Ufll t)2.iHQ rt{VP} dP q~~stC'S 

r11l 1 i t:r.:n---ps .. !"'1c?.s, rn,'1iS d-::• q'IP i.:~.tc•, e ~n"r.tqr,lt":\t icam~r·,te f<'1},?Y"tdo-, Ple 

colocut"i2 em r---isco a §?_$..:_lt"~i-~_gj_a bt~A3:...:l]g_t!..E....J.:Ie_~grL=·~j.J~!?_Ç~·~ ccw <:•s 
paises l.::{t i Y'!•:··-~r~lnr"'icaYlOS, vi<7:~r:~do urna ç·=-~_gJ?..§?'r''.~:.i22U~ e i..D_t_E:' _ _r;:_n.~~-ç~•2_ 1 
cujo significad0 econ01nicn tern ficado carla vez Mais evidente. 
Neste sPr~t i. de· c.~bf?. inci.-J.gat" se esta e-s·hr--.-::·~t;égia nêt:•:• se mc•str,.:."t ca.d"'-" 
ve;~ mais J_y)~:~;;g_r:.§'XJ .. i:._~ C•:•m o que pat"f.:>ceJ'' ser-· a missÊ'f•:• e as 
hipóteses de COY1flito. principais dai FFAn, ou pelo menos d~· 

Exét"'cit:..-::>, ist•:• é, su~':\: pl'"'epay,·aç.·~··) par·a um event,Jal co.,..,flito 
envolvendo um ou ~1ais paises sul-americanos. Emb0r·a este ceY1ário 
nào possa ser consic!Pr~do 'ir~provável~ é conveniente avent~r ltm 
outr-·•:• q1Je, apes,"l.t" rle. ~e-.HJt~P~'l11-· P•=•uc•:• pt"'ov.t..vt:?l quand•:• c•:•nsidet-·ad.:. em 
todos os seiJS ele1nrntos, ~ponta igualrr1ente para uma perspectiva 
pt"'ü!Jl_tssgr.f\_ pat~a a lriB .. 

o r:::r.-?nár" i o 

t:.~_Ç.!.':..!.!2E t ~~i? ~i.-;: d >'1 s F •:• r·' ç ti s 

cor,lr:n-"orn í s ~;o !D_S': .. f_~-----~?l~JJLL'-2 

qtJf:? vale 
f'll"'f110.d1:1s 

de defE:sa, 

pena aventat'"' S'.tpi:te que a 
se pa'Jte por u~1 

qual, juntan1ente c·oh! 2s 



Fot"'ças 
Y'Pc:;p,::•rle,;:,hi_ "I i dMdr? p··-,-r-"' 1lf11 PSf:!!lf:'f!!D cl~ dcfc's,-::\ .... c•:·_l~~ iva d.;, Cc•nt ir·lpr.tP~ 
Fie;;" dificil av;;~li<-~il- a r'P<-11 Vi.:-ihi.lit!,?d"::~ dr> '-H•l e<:;q1Jer11a (~r:•r!lC• estA .. 

J'tl<J.:::; 2\ f?ftlPY"'f]Pl'"!C :i !'1 df? n_::;'V .. f?'l~l'!-';:~S;--~-~;?) __ yj __ s.; dF:IH1<.')Cr .. 1t i C' OS na r-eg Í ~c•, e O 

CY't-:.:;centf? ·n{vel {ir"~ cc•opeY'i::'IÇÇ:(o r.c•:•nômica e tecnc-lóqic:a sugt:t~it ... ia 
que lJfll tal ce·n,:'!J·'io {lPYf.-? hlPnos à espr?c·ul rJc1 que F~r~i,:;\ 

par-PCC?l"' ,:\ pt-' ir11Pi i''<:\ vi'~>ta~ 

[] t"et;or ... no:::• E\ 1 .\HI~:t sitlJ0\Ç0:•:1 semP-lhante per :lodo do pós-
g ue'r-'>"'0 1 no q ua 1 o<:; pc.., {'-;e~:; l ~::d; i r·n:::·--·C':\rtler" i cal ... J':'s alcançaram um nivel 

estabelecir~Pnto de de consenso Sl_lfiricntP pAt~R pPrmitir o 
tl ... atarJos im 0n~rs nn camro militar, tet~ia que ser visuali~ado 
corno, pelo í!lF')Y!OS, r.::•SS:Í_vel.. Nura 2t"'r''anjc.~ deste t ipC•, •:1 Bt-asi 1 
podeJ·~ia desempC?nhDt" ur11 papel ~-~·~êl.J::l.ªD.J:~t-? àqiJPle dos EUn"J! no 
inicio do pacto da ElTn~l, como tJm protagonista central na área de 
ar ... n1afi1Pnt,.)s.. Tit'"'ar1rio pM.x'ticJ.::• de suas su_p_~r--~--~;-~ __ C.f:?S expel'""'i~ncia e 
cape.cidade, de ~:n-'c•c!t..tç~c~· e de PF.D r'i1i 1 itar ... es, o [ly•asi 1 pode-r-ia 
a.tu.:11·'"' corno:• UIJti3 for--~ te de equi p.:::\rnFln-t<:•s e de tecYJOlc•gia_, dir-•et2\nlel'"!te
ou por'"' mPic~ d~ p~ra outr·~s paises sttl
awer"' i ranc.s ~ 

O supt"'-iflter·~to do;. wercado sul--·--t=~.nler--ica.nó de eu·"'r,1arnE•f'1fos 

apl"'f?~lPI'"fi; A Ur11a q t~;Htdf" Ç~1•:-:t Pf!l t~f? 1 ,:;_f;'<~tO ,'?\•-::• C•:•n j '.lYJ-1: C• do 
TPr'cc•lt'h:• 1"'~'\qnd•:-•., () Hl--n, p,.,.,; .. , t"pe;p,-·,nr;/l•/Pl p.-.. r"' :;:,'Jj{. do rnr::-r··c:nd•:.• d·:::• 

·re.~ceir·o ~!l!ndo, é o. prir1cip~l exportaclor p8ra a regi~·~, cc~~~ 31~ 

do mer'cado, seçjuic!B da FY'8.l'"1ça (qa~\e par--.ticip('õ\ cüm 15:.<.) e da 
Itc~lia (13j~) .. As du~":l.s gr•ancles poténci,?.s tér11 1_!r11êt par'"'ticipaç2-to 
bastante i!2fer"t()f" à vigente? paY'a Co cor-sjUl'YtO do. Tere-e ir ... •:• r·1Uf""idü, 
10,6 contra 24,8~ para os EUn, e G contr~ 36~ para a UPSS. A 
participaç~o dos arMamentos brasileiros no total das compras 
militares realiz2rl~s pelos di5tintos pais~s foi de cerca de 4~, 

d'~lt"'ante o pc~t ... -iodc) 1rJB1-ü5,. Ela é muito -~!l.?X!.•;·r~ dr:J que a p•:•Y'cPnta.gern 
de rner"cadoy·ias bt"\c\síleit"as no total das impor"taçêies 'r''et~lizadas 

püt' es~;es países er11 O'Jt \·"(=-.tS setores. de i t",t ens i da de t ec·no 1 ó g i c a 
Sf?ftlt-:>lhante, cr:•ft1C• o r-:\l __ d:o:::.rt1Ç•bi l ·ist i co, Cll~l _O ele bt:-?nS de capital .. Ds 
t r'ê::; pai se c_; que f!li::\ i~) i rnpcq-~t r'3rn .::n:-maf!lent •::.s Y"la req i. :\!(o, rw--gent i t"ta, 

Vene:.::1Jela e Pet'"' 1J, "'idquit'"'f?ft1 do Br--asil l·"es.pectivart1F?r-d::e 1,4'1-, 1, 1'1- e 

Oi' c!E? 'E",IJ,-::\S compt"'2S totais .. Est~ fato de\ie-se, pr.:..ir-tcip~:,\lmentP., à 

ex.j ~:;tg,r·~cia de urna ceY't2 :9.!Z_§.!;~~~'C!..f1 "lr.!.ÇJ::.~-~~ ou ~:__:LY..::lLt9~~d~:. entr---e •:•s 
paisrs da regi~~ em rel.aç~~ ao Brasil, que os levRria a preteri
lo con•o·fornecedor de armam~n~os. 

O significdck• rlc• 
aver~tado seria bastante 

estabPlccim~nto de 
gra1~de para a InB. 

IJ f(l L"'("-;' r"! á f"' i Ct 

Ton1arH:Jo corn<:> 
CC•rno:::. C• 

exet-cicio realizado corn a inFor~1aç~o cor'respondente ao pet~{odo 
citado, ÇJode-se constatar que mesmo q~e o Pais viesse a deslocar 
:t~-;:~~.9 .. 0. a S')i::\ eHpC•l~t.:~\1.;~~.-) p,-:it",-:1 21 t".E~.fi~o, a part iéi pAÇ~·=· n.-35 suas 
impo:-•Y't<1Ç~:IPS Attr!1P~'d.:l'H~i,:"\ ptH"E\ CE't"'Ci"l. de 15";~, 1.stc• é, ?:C~:_~Ç~Jt!.9!~~~ Z\ da 

Ft"'ançt~~ 0!3sir,,, .t.t:!.~J~: .. P_Q.!~~Ç-~QJ~J_t_c-:>.!:'J-~:}:.!.tª-. da po::-ssibi~.idade de ql_te urn 
centü"'ieo c>:oHl<:• o iY",dicl::~do possa~ de fat~:., verific,;-:").r---se'! rtào é 

i 1 e g; t i nK• pf:? ns.::<. t.. n l_lft!.::\ ~~v~..'fL~ i d fL____r~Q.__!:']_~~-CÇ0.f!~:~-'--~'?.!-.~.t~:.2_~~fl_~r~ .. -i._ _ _ç~2 :~·-~-;~~ ~ i nd a 
pouco e)<pl.:::~r--.::.:d.-:' pr2J e. If1B.. Na rnedicJ,~.; r:::rn que a ''c-::•ope·r~aç-~o'' 



contin~• ~ se1~ cr)tcndida pelo governo e emprcs~ri~do brasileiros 
como uma alierna·tiva de crescirDento para a ind(Lstria baseada em 
mercad•:·~__:; exte"t""rtüs de fitei 1 penctr•.:::tt;i.1·:·, e que ~~e rnant:E:nha a 
incapacid~de demonstt~2da pelo atual govet'no em prornov2r refor·mas 
econômicas e sociais que poderiam levar ~ uma virtual duplicaç~o 
do rM.::J"'CC\do i nte·r~no, e <i:.\ co·nseql_tei---Jte dupl i d..::.-1 estrut !Xf'a 

produtivn do pais, a ~lternativ~ de cxportaç~o para· a América do 
Sul toY'na-c,e atr--ativa~ Cas:,o isto ocor"'r"'a, n;:x,:. há 
por"quo duvidu"'!·""' q~-~c a ''cocpey·,;:.ç2:o 11 alr112jada por o.queles atc•r"'es n;t'{o 
venha n ~se dê:Y' tarnbér11 na .;:.'-n·""'ea do cornér"'cio e pr--od de 
armamentos, tal coroo ocorre há muito tempo no àrobito de outras 
al iar1ça::.i- rnuncJ i 2.is .. 

Algo que pretendemos ter mostrado ao longo deste trabalho, 
é que nr:r11 o st·?t·-·r·' de OY'•:•dur~c· de 2\'r''rrlarne·rltr,s bJ"asi :te· i l·"'o tern a 
dirner~<::;~'l:·:• q~Je 5:(7? n·:::.•t iria rnassivamente nE?i"!l ª-.Qt""esenta urn ·t'esul t,~\,-l,-l 

positivo~ sar da opini~o dos responsáveis pelo setor, que 
insistem cr11 suster·;t2r" de q•_te existem va·r1tagens ecçr;ómicas t:2 

tecnológicas na produçào e exportaç~o de armamentos pelo Pais, a 
situaçêío C2t""acteri::::ada r:~o nos par"'ece vantajosa.. 1'-!.:1. verdade., a 
exp•='t ... tu.ç;io de ê\('flletfllent•:•s, que tern sido o expedier1te utili;;::,;;,do 
para dinnmizar o. set·or, mostrou ser, n~o uma maneira de ger2r 
"luct"""üS 11

, mas sírn de t--vite:ü" prejuíz.-,s rá.aior"'es, urna ve:.: que hc::.via 
sido tomada previame~~e a decis~o de que o Pais dev.ia pc•ssuir u~~a 

estrutura produtiva capaz de suprir a maior" parte das 
~ecessidades de su~s FFAR. 

Alér~ das implicaç~es que este resultado possa ter para 
possibilitar um melhor entendimento das quest~es relacionadas à 
IAB, ele C\P"t .... esenta uma contJ ..... ibt.tiç~c. de car"áte--r ... erllinr::nte~:]_G": ... lte 

r,ot ... rlla-tiv•:•, pa"t·~a balizar' o debate futurç. a rc::spE'_ito do ter11a .. 
Trata-se da necessidade de cnloc~r a discuss~n sobre a IAB em 
seus_s:Jqvij.-jos __ t_gt"'rn•:·~, e esta sugest~o vale, t2t.r1to pç\ra ':1s 
empt"'t:s.t~r-ios, militi: ..... t"es e btti·"üc..:;~atas r"espo·t·isáveis pelo setO'r"'', como 
par""a seus analistas 2 os átivistas· dos íllüvime·ntos pacifistcts .. O 

·"n"'N-"'":•:__,é~' _ _;C:=:·-~d, os seu :.:; i m o 2. c :: (:> s 
tr.!cn~2.l_qs1Jr:.!~~-,. _ _s~~lli.H•1ico5. Alér;l d•:) f(:<.to. destc,s scrcrll clu·r-',:c..:.H:-nte 
secundários em terl~Os da rronolnoia do_orocesso de ~ecis~n, eles 
nos parecem suficientemente explorados, embora com as 
limitaçbes rei~eradame~te reconhecidas, ao longo deste trabalho. 

que deve dat"'-se 

Assim seY1do, a quest~o que se coloca 
tal situªc2:q é rna\~~t i~ja? Dado _que as 
tecnológicas n~o se sustentam, a pergunta 

.mot ivaçbt·::~. de caráter ez,tY'atégic2.~=!.!l:Ll_Lí:Jl: 

é sob que i1Jstific2tiva 
e-c;or;brnice.s E 

nos leva ao terreno d2s 
que, "t1Z\ 

as únictl'::> que podem vir a justifi.r":_;·r ·sr_ta e;.;i-stér;cía~ Colocz.·,d2. 
nos termos b3silares em que deve ser discutid5, ~ situaç~o só 
pcn"ece adr11itir"' dr):_:'}_~.§.'2-'l .. 1~~E~2-~.: 01~t e;-:i:c5t:~· alg•_w, irnpt:·r·;;,(;ivo ~-·""=-'-'·-"c 

füt'tc 11 do tipo es·~.;r ... ..::tt.énic..::.-mil.:.tí:.\.,' c:- c-c•·:?t~ente cor11 •.:J pl·"'Gjc:t•:• de 



4El5 

ser 
J·"c:.-:i-p(;.r;s~\v'r2is r.::.•c.:.•:• ':5eto..-·· o a sc-l-" p~:;:.l...::. c•:·njunto dz{ 
socied~de brasileira - que co~pense o prcj•Jizo cconbmicc, qt•e o 
fur·Jc..'ic•namentc• d•:• '.::;etül" pCI.Y'C:CC! infliY1Çjir"' c..o Pc•.{s, •:•u só o><.istem e>s 
argurnent~:.s ele tipo ece>'íJÓrl:ic·-~ c, ti~_ç;n•:·1óJ?ico cc.-rr""c:rltcrns.·ntc:· 
alt.tdid•:•s., Neste últir11C~ caso, a sua d;;:•bilid:::.',de, que? C~cr~editar,1os 

haver demonstrado, ~ncerraria a questào. 
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