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Resume:Estetextoaborda, apartirdaestruturaciio e[uncionamentodecanaisinsiitucio
nais,a cooperaciio e influencia norte-americana sabre a Exerciio Brasileiro na decada de
1940e iniciode 1950. Estescanais faraIn as comissoes militates misias que[uncionaram
ern Washingtone no RiodeJaneiro a partirde 1942, as progranzas devisitae trcinamento
de miliiares brasileiros nos EUA e as progral1zas deassistencia norte-americana as insti
tuicoesdeensinomiliiarno Brasil. Taisprogralnas, somados as transfercncias dematerial
belico, resuliaram numa forte influencia organizacional, douirinaria c polftica norte
americana sabre as Forcas Armadas brasileiras, pariicularmeniesabre a exerciio. Tal in
jluencia, contudo,tambemgerouresistencias, adaptacoes c iensoesnocorpo deoficiais.

No seculo XX os exercitos sul-americanos passaram por dois grandes ciclos
de modernizacao associados a potencies estrangeiras. No primeiro, missoes mi
litares alernas e francesas foram vitais para a criacao de forcas modernas e pro
fissionalizadas na regiao, gerando, tarnbern, implicacoes politicas domesticas no
Chile, Argentina, Peru e Brasil (Nunn 1983).a segundo cicIo, apesar de uma breve
concorrencia antes da II Guerra Mundial, foi marcado peia progressiva influencia
material, doutrinaria e ideol6gica das forcas armadas dos Estados Unidos a partir
dos anos 1940. Em cad a pais essa influencia teve suas peculiaridades; em funcao
disso, este texto aborda, a partir da estruturacao e funcionamento de canais ins
titucionais, a cooperacao e influencia norte-americana sobre 0 Exercito Brasileiro
na decada de 1940 e inicio de 1950. Estes canais foram· as comissoes militares
mistas que funcionaram em Washington e no Rio de Janeiro a partir de 1942, os
programas de visita e treinamento de militares brasileiros nos Estados Unidos e
os programas de assistencia norte-americana as instituicoes de ensino militar no
Brasil. Tais programas, somados as transferencias de material belico, resultaram
numa forte influencia organizacional e polftica sobre as forcas armadas brasilei
ras, particularmente sobre 0 exercito.

As relacoes militares entre Brasil e Estados Unidos no perfodo aqui abordado
foram tributarias de urn padrao estabelecido durante a II Guerra Mundial, quando
foram estabelecidos os mecanismos que viabilizaram a interacao entre oficiais
dos dais paises. Tarnbem neste perfodo, os militares brasileiros sedimentaram
as objetivos de Iongo cursu que informaram as rclacoes com os Estados Unidos:
aquisicao de armas c cquiparnentos modernos, desenvolvimcnto de uma indus
tria belica autonoma (ligada aindustrializacao mais ampla do pais) c supremacia
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militar regional, particularmente em face a Argentina.1 Apesar da assimetria e
dependencia material, a cupula militar brasileira tendia a ver as rela<;oes com
os Estados Unidos como uma via para a moderniza<;ao de sua organiza<;ao e, a
longo prazo, para a autonomia estrah~gica do Brasil. A alian<;a, renegociada em
diferentes momentos, possuia ainda urn ponto de convergencia importante: 0 an
ticomunismo, que vinha sendo cultivado pela cupula militar brasileira de forma
crescente desde a insurrei<;ao de 1935.2

Nos Estados Unidos, este periodo marcou a defini<;ao do continente como sua
esfera de influencia e territorio integrante de sua estrategia de "defesa hemisfe
rica" (Moura 1980; Conn e Fairchild 2000). Durante a guerra, a posi<;ao do Brasil
no sistema de poder norte-americano foi de grande relevancia regional, sobre
tudo devido as bases na regiao nordeste; entretanto, no final da guerra e no inicio
da Guerra Fria, essa importancia declinou sensivelmente. Num contexto em que
as Americas possuiam baixa prioridade nos programas de assistencia militar, 0

Brasil era enquadrado na politica regional de equilibrio juntamente com a Ar
gentina e 0 Chile. Dessa forma, para Washington, buscava-se apenas manter 0

alinhamento brasileiro, as bases militares e 0 fornecimento de materias-primas
estrategicas. Sem maiores distin<;oes, 0 Brasil deveria ser integrado aos pIanos de
padronizar as for<;as armadas do continente, evitando a retomada da influencia
europeia, e restringir 0 comunismo e 0 crescimento de urn nacionalismo que afe
tasse interesses norte-americanos (Haines 1989).

Devido a esta coincidencia apenas parcial de objetivos, argumenta-se que,
tanto no contexto da II Guerra Mundial quanto no dos primeiros anos da Guerra
Fria, as conexoes militares com Washington foram seletiva e pragmaticamente
negociada pelos oficiais brasileiros, pois nem sempre as formula<;oes quanta a
politica de defesa nacional do Brasil convergiam com as de defesa hemisferica
elaboradas nos Estados Unidos. No plano interno, apesar de 0 exercito brasileiro
ter-se aberto a influencia norte-americana, houve resistencias, adapta<;oes e ques
tionamentos que tensionavam as rela<;oes militares entre os dois paises.

Para desenvolver estes pontos, 0 presente texto foi estruturado em quatro par
tes: a primeira reconstroi a cria<;ao dos espa<;os institucionais que funcionaram
como facilitadores e, em alguns momentos, como coordenadores das rela<;oes entre
os exercitos do Brasil e dos Estados Unidos; a segunda focaliza a intera<;ao com a
estrutura militar norte-americana durante a II Guerra Mundial; a terceira analisa 0

pos-guerra e as mudan<;as e adapta<;oes processadas nessas rela<;oes militares num
contexto de incerteza politica interna e externa; por fim, aborda 0 final dos anos
1940 e 0 inicio dos 1950, quando se consolidam novos marcos de coopera<;ao militar
entre os dois paises em meio a fortes clivagens na oficialidade brasileira.

1. 0 rclat6rio do Ministerio da Guerra de 1941 e particularmente claro neste sentido quando lista as
condi<;6es necessarias ao abastecimento do "futuro parque industrial belico" brasilciro e manifesta a
inten<;ao da cupula militar de tornar 0 pais uma "grande potencia mundial, verdadeiramente indepen
dente" (Brasil: Relat6rio das principais atividades do Ministerio da Guerra durante 0 ana de 1941 [Rio de Janeiro:
Imprensa Militar, 1942], 10; disponivel no Centro de Documenta<;ao do Exercito (CDocEx) em Brasilia).

2. Em novembro de 1935 a Alian<;a Nacional Libertadora organizou uma insurrei<;ao que deveria des
encadear uma revolu<~ao popular no Brasil. Seu alcance, contudo, ficou rcstrito a algumas guarni<;6es
militares.
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A-CONSTRU<;AO DOS CANAlS INSTITUCIONAIS

a processo de aproxima<;ao das for<;as armadas brasileiras as estadunidenses
Insere-se no quadro do alinhamento diplomatico do Brasil com os Estados Unidos
e da constru<;ao daquilo que Gerson Moura (1980) denominou como sistema de
poder deste pais na America Latina. Neste marco mais amplo, que se delineava no
inicio dos anos 1930, as for<;as armadas brasileiras, e 0 exercito em particular, tive
ram 'um protagonismo crescente no Brasil, in£luindo em diferentes esferas da po
litica nacional. Isso lhes permitiu fazer das suas necessidades de reequipamento
urn item importante da agenda de politica externa brasileira, de modo a compor
os termos da barganha brasileira pelo seu alinhamento na II Guerra Mundial.
Ate a ruptura de rela<;6es diplomaticas do Brasil com 0 Eixo, em janeiro de 1942,
os militares brasileiros buscaram 0 atendimento de suas demandas por material
belico tanto na Alemanha ou na Italia quanta, eventualmente, nos Estados Unidos
de forma que 0 mercado brasileiro foi objeto de uma intensa competi<;ao entre
diferentes potencias (Hilton 1977).

Mais do que compra de armas, estavam em pauta os alinhamentos para 0 con
£lito que se avizinhava. Em fun<;ao disso, os Estados Unidos, que desde a implan
ta<;ao da politica de boa vizinhan<;a vinham num processo de aproxima<;ao diplo
matica, empreenderam urn movimento semelhante na esfera militar de modo a
difundir uma imagem positiva de Washington e criar canais e vinculos na regiao.
Assim, a diminuta representa<;ao militar estadunidense na America Latina foi in
crementada e, a partir de 1940, foram estabelecidos acordos de coopera<;ao militar
com quase todos os paises (Conn e Fairchild 2000). No caso brasileiro, a sedimen
ta<;ao dessa imagem e dos acordos era importante para deslocar a in£luencia mili
tar europeia em favor dos Estados Unidos; para facilitar as negocia<;6es em torno
da cedencia de bases e de uso do espa<;o aereo, necessarios para a seguran<;a de
determinados pontos criticos como 0 canal do Panama e para as negocia<;6es que
visavam garantir 0 fornecimento de materias primas estrategicas. Num contexto
em que ainda havia restri<;6es legais a exporta<;ao de armas nos Estados Unidos,
o Brasil fazia parte da estrategia estadunidense de consolidar a America Latina
como uma regiao a salvo de in£luencia europeia e com isso garantir a proje<;ao da
sua in£luencia polftica e economica sobre 0 continente, fortalecendo sua posi<;ao
face as potencias rivais (Schoultz 2000).3

A diplomacia brasileira procurava explorar essa rivalidade para melhor atender
as demandas domesticas de industrializa<;ao, proje<;ao regional e rearmamento de
suas for<;as armadas, que tambem consideravam a industrializa<;ao essencial para
garantir a defesa naciona I a tonga prazo. Ate a eclosao da guerra na Europa, 0

Brasil tinha como trunfos a sua capacidade de fornecer materias-primas estrategi
cas e 0 desejo de comprar armas e, em fun<;ao disso, manteve uma "equidistancia
pragmatica" face as potencias (Moura 1980). Com a irrup<;ao do con£lito, 0 Brasil

3. 0 esfon;o de aproxima<;ao estadunidense do Brasil nao esteve circunscrito apenas aos militares,
urn numero significativo de intelectuais, artistas, escritores e estudantes tambem visitou os Estados
Unidos a convite do Departamento de Estado ou de agencias especializadas montadas para a "boa
vizinhanc;a" e 0 pan-americanismo, como 0 Office of the Coordinator of Inter-American Affairs. Para
esta questao, ver Tota (2000).
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logo se tornou pe~a importante na estrategia regional norte-americana, 0 que per
mitiu nas negocia~6es bilaterais paralelas as conferencias interamericanas, que a
adesao brasileira aos Aliados e a cedencia de bases no nordeste fosse barganhada
por creditos para a constru~ao de uma siderurgica e pelo reequipamento de suas
for~as armadas.

As primeiras conex6es entre as for~as armadas do Brasil e dos Estados Unidos
come~aram a ser estabelecidas com a contrata~ao de uma pequena missao naval
em 1922 e de uma missao de instru~ao de artilharia de costa em 1934 (McCann
1983). Esta ultima constitui urn marco importante, porque foi estabelecida ainda
durante a vigencia da Missao Militar Francesa junto ao Exercito Brasileiro. Posi
tivamente avaliada pelas autoridades brasileiras, a missao come~ou a sedimentar
confian~a entre oficiais brasileiros e estabeleceu urn modus operandi observado
posteriormente: presen~a marcante na estrutura de ensino militar e forte preocu
pa<;ao com os aspectos tecnicos da profissao militar.4

A dimensao polltica dessa aproxima<;ao, ainda modesta, projetou-se em junho
de 1939 quando 0 chefe do estado-maior do exercito dos Estados Unidos, George
Marshall, visitou 0 Brasil expondo abertamente a inten<;ao de urn acordo de co
opera~ao militar. Em retribui<;ao a visita e para detalhar as negocia<;6es, Goes
Monteiro, chefe do estado-maior do exercito, seguiu para os Estados Unidos a
convite daquele pais, la permanecendo por mais de dois meses. Nesta ocasiao,
foram expostas as preocupa~6es norte-americanas quanta a defesa do norte e nor
deste da America do SuI e a possibilidade de se instalar bases militares em territo
rio brasileiro. De outra parte, Goes Monteiro, informou que a coopera<;ao militar
brasileira seria "tanto maior quanta maior for a quantidade de material [belicol
enviado pelos Estados Unidos".5

Este era 0 momenta no qual a posi<;ao para barganhar era rnais favoravel ao
Brasil; a guerra ainda nao come<;ara e Alemanha e Italia tornaram-se importantes
fornecedores de armamentos nos marcos do "comercio compensado". Em fun<;ao
disso, Goes podia afirmar a Marshall que 0 deslocamento das tropas brasileiras
do suI para 0 nordeste, regiao de interesse dos Estados Unidos, dependeria do
material ofertado por este pais e que tal nao poderia nunca ser fo~necido em con
di<;6es menos vantajosas que os contratos firmados com a Alemanha.6

As negocia<;6es avan<;avam pouco, pois a legisla<;ao norte-americana nao per
mitia ainda a venda ou fornecimento das armas e equipamentos demandados pe
los militares brasileiros. Entretanto, Washington procurou cultivar a boa vontade
brasileira enviando aeronaves para as comemora<;6es do cinquentenario da pro
clama<;ao da republica no Brasil, convidando oficiais a visitar os Estados Unidos

4. as relat6rios do Ministerio da Guerra de 1934 e 1935 elogiam a atua<;ao da missao norte-americana
na instru<;ao de oficiais e sargentos, em 1936, quando a missao erenovada pela primeira vcz, 0 relat6rio
informa a respeito da elabora<;ao conjunta de urn plano de defesa costeira e em 1938 e reportada a con
solida<;ao do Centro de Instru<;ao de Artilharia de Costa, dirigido pela missao.

5. Relat6rio da viagem aos Estados Unidos do general G6es Monteiro, Arquivo Hist6rico do Exercito
(AHEx), Arquivo G6es Monteiro, caixa 9-a, pasta 5, subpasta 2.

6. Carta de G6es Monteiro a George Marshall, 8 agosto 1939 (citado em Silva 1972, 156).
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e oferecendo tecnicos para orientar a industria belica no Brasil? Tais iniciativas
nao distinguiam 0 Brasil dos demais paises da regiao. Contudo, ap6s urn pole
mico discurso, no qual 0 presidente Vargas criticou 0 liberalismo e elogiou os
estados fortes, justamente no momenta que a Fran~a estava prestes a capitular, as

.negocia~oes aceleraram, preparando a instala~ao no Rio de Janeiro da primeira
comissao para discutir assuntos de coopera~ao militar.

As mudan~as na legisla~ao norte-americana (Cash and Carry Act e Lend-Lease
Act) facilitaram a amplia~ao dos canais entre as for~as armadas dos dois paises.
Em janeiro de 1941 a missao de artilharia de costa foi renovada e ampliada, pre
vendo agora a coopera~ao tecnica tambem na avia~ao militar, entao integrada ao
exercito. Paralelamente, 0 estado-maior do exercito dos Estados Unidos avan~ava

na sua estrategia de cultivar os militares latino-americanos. Em maio, 0 primeiro
grupo de quarenta e cinco oficiais latino-americanos concluiu seus cursos nas
escolas de artilharia de costa, artilharia de campanha e infantaria dos Estados
Unidos. 0 Departamento da Guerra avaliou positivamente a experiencia, na qual
os oficiais da regiao teriam ficado bastante impressionados com a eficiencia das
escolas cursadas, com destaque para os brasileiros, que lideravam 0 grupo. Em
junho, os Estados Unidos enviaram convites para a forma~ao de urn novo grupo
de setenta e cinco oficiais para realizar cursos e estagios em varias escolas e uni
dades do exercito por urn periodo de seis meses naquele pais.8

Em julho de 1941 reuniu-se pela primeira vez no Ministerio da Guerra uma
comissao composta por oficiais brasileiros e norte-americanos. Porem, 0 ambiente
naQ era exatamente de plena confian~a e as negocia~oes esbarravam em obsta
culos como: a recusa brasileira em aceitar que tropas estadunidenses operassem
na defesa das instala~oes previstas para a regiao nordeste do pais; os atrasos nas
remessas de armas; ou a desconfian~a dos militares norte-americanos quanta as
inclina~oes ideol6gicas da cupula militar brasileira (Svartman 2008).

A cria~ao do Ministerio da Aeronautica, fora da 6rbita militar, e a implanta~ao

do Programa de Desenvolvimento de Aeroportos, a cargo da companhia aerea Pa
nair, constituiu uma manobra importante no sentido de aliviar tensoes e permitir
o avan~o na constru~ao das bases entao em negocia~ao (McCann 1995). A entrada
dos Estados Unidos oficialmente na guerra, em dezembro de 1941, e a realiza~ao

da III Reuniao Consultiva de Chanceleres no Rio de Janeiro, na qual 0 Brasil e a
maioria dos paises do continente romperam rela~oes diplomaticas com 0 Eixo,
for~ou a defini~ao nas rela~oes militares entre Brasil e Estados Unidos. Embora
nem todas as tensoes fossem dissipadas, a intera~ao entre militares de ambos os
paises foi crescente desde entao.

A conferencia do Rio marcou 0 alinhamento do Brasil aos Estados Unidos na II
Guerra Mundial e criou urn novo canal de comunica~ao entre as for~as armadas
do continente, a Junta Interamericana de Defesa OlD). Este organismo, com sede

7. Carta de George Marshall a Goes Monteiro, 5 de outubro 1939 (citado em Silva 1972, 162s).
8. Memorandum for the Chief of Staff, May 7, 1941, Memorandum for the Military Attaches, June 3,

1941, Record Group (RG) 407, Army decimal file 1940-1945, "Foreign Officers Attending US Military
Schools", National Archives and Records Administration (NARA).
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em Washington, foi criado em man;o de 1942 e tinha por objetivo reunir militares
representado as republicas americanas para elaborar estudos e recomenda<;oes
necessarios adefesa do continente. Todavia, durante a guerra, a JID acabou des
empenhando urn papel mais simb6lico e de amplia<;ao de contatos que de coorde
na<;ao efetiva. A abordagem multilateral que 0 seu formato pressupunha, arqui
tetada pel0 Departamento de Estado norte-americano, contrariava a orienta<;ao
predominante entre os militares daquele pais, que pretendiam continuar com a
pratica de estabelecer acordos bilaterais com os paises da regiao conforme os in
teresses e especificidades de cada caso, mantendo, assim, maior liberdade de a<;ao
(Atkins 1997). Em fun<;ao disso, os Estados Unidos estabeleceram ou renovaram
acordos bilaterais de escopo diferenciado com Mexico, Canada, Venezuela e Bra
sil, entre outros (Conn e Fairchild 2000).

Assim, em 23 de maio foi assinado 0 acordo que criou as duas comissoes que
desempenharam papel chave no desenvolvimento das rela<;oes militares entre as
for<;as armadas do Brasil e dos Estados Unidos durante a II Guerra Mundial e
a Guerra Fria. Trata-se da Comissao Militar Mista Brasil-Estados Unidos (Joint
Brazil-United States Military Commission), que funcionava no Rio de Janeiro e
da Comissao Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos (Joint Brazil-United States
Defense Commission), que funcionava em Washington. Inicialmente, esta ultima
possuia maior relevancia, pois deveria realizar estudos e recomenda<;oes relati
vos adefesa mutua. Era composta por oficiais que representavam as For<;as de
terra, ar e mar dos dois paises, sendo cada urn deles indicados por seus governos.
As recomenda<;oes deveriam ser· aprovadas por ambas as delega<;oes. Durante a
guerra, a Comissao de Defesa tambem operou como facilitadora entre 0 Brasil e
as industrias militares norte-americanas. Da mesma maneira que viabilizava 0
treinamento de tecnicos brasileiros junto a estas empresas, a comissao permitiu 0
desenvolvimento de la<;os estreitos entre oficiais brasileiros influentes e executi
vos norte-americanos (Davis 1996).

A Comissao Militar Mista Brasil-Estados Unidos (CMMBEU) foi 0 mais com
plexo e duradouro canal institucional de coopera<;ao militar entre os dois paises.
Durante a guerra ela incorporou as missoes e comissoes que a precederam no
Brasil; sua finalidade consistia em articular as medidas necessarias acoopera<;ao
entre as autoridades militares dos dois paises e desenvolver 0 planejamento en
tre os estados-maiores conforme as recomenda<;oes aprovadas pela Comissao de
Defesa sediada em Washington. Fazia parte de suas atribui<;oes tambem listar as
solicita\oes brasileiras ao programa de land-lease, bern como promover ativida
des de treinamento militar no Brasil conforme os padroes norte-americanos. Ela
desempenhou ainda importante papel nos programas de envio de oficiais bra
sileiros para estudos nos Estados Unidos, na tradu\ao de manuais e contribuiu
no planejamento preliminar da For\a Expedicionaria Brasileira (FEB)Y as chefes
das representa\oes de cada pais reportavam-se diretamente aos seus respectivos
Estados-Maiores, sem passar pelas vias diplomaticas. A comissao, portanto, ga-

9. Brasil, Relat6rio do Ministerio das Rela<;oes Exteriores (1942), 23; Joint Brazil-United States Mili
tary Commission (JBUSMC) and the Brazilian Army, RG 333, Record of the International Military Agen
cies, JBUSMC, 1946-1952, caixa 6, NARA.
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rantiu urn contato direto, permanente e intenso entre militares brasileiros e norte
americanos. A continuidade da sua existencia depois de 1945 fez dela 0 mais im
portante canal institucional de rela<;ao entre os militares do Brasil e dos Estados
Unidos.

A INTERA(AO DURANTE A II GUERRA MUNDIAL

De 1942 a 1945 as rela<;oes militares entre Brasil e Estados Unidos alcan<;aram
o seu grau mais intenso. A intera<;ao compreendeu a operacionaliza<;ao das bases
militares, a remodela<;ao das for<;as armadas brasileiras, a implanta<;ao de pro
gramas de treinamento e, depois da entrada do Brasil na guerra, por ocasiao dos
ataques alemaes a navega<;ao brasileira, a execu<;ao de opera<;oes no Atlantico e na
ItaHa, nas quais as tropas brasileiras estiveram subordinadas as norte-americanas.
A CMMBEU esteve presente em todos esses processos. No caso do exercito, 0 im
pacto dessa intera<;ao afetou, inicialmente, apenas a parte da oficialidade que rea
lizou cursos nos Estados Unidos ou que participou do esfor<;o de cria<;ao da FEB.
No entanto, a imprensa especializada brasileira tratou de dar ampla repercussao
ao modelo militar estadunidense e a discutir a necessidade de se adaptar doutri
nas e procedimentos a nova realidade da guerra.

A cria<;ao da FEB, enfrentou a desconfian<;a dos Estados Unidos e a resistencia
da cupula militar brasileira, que temia por sua'capacidade de controlar os rumos
da ditadura do Estado Novo. Todavia, acabou sendo percebida como uma opor
tunidade na qual uma participa<;ao rnais efetiva na guerra ampliaria 0 envio de
armamentos dos Estados Unidos e daria ao Brasil uma posi<;ao melhor nas nego
cia<;oes de paz (McCann 1995). Quando a cria<;ao da for<;a expedicionaria assumiu
contornos mais definitivos, no inicio de 1943, a carencia de armas e equipamentos
era apenas urn dos problemas. Havia que se preparar urn corpo de oficiais su
periores que compreendessem os padroes operacionais e organizacionais norte
americanos, urn corpo de oficiais subalternos que conhecessem os armamentos
e taticas de combate e urn corpo de suboficiais habilitados a operar e manter os
equipamentos que seriam fornecidos pelos Estados Unidos.

Subalternos e suboficiais foram treinados no Brasil ou na Italia. Contudo, os su
periores foram enviados para realizar cursos nos Estados Unidos e os de estado
maior na Command and General Staff School. Assim, a partir de meados de 1943
iniciou-se urn fluxo de mais de mil de oficiais brasileiros para realizar cursos e
estagios em diferentes centros do Exercito norte-americano. 0 objetivo era con
verter a sua forma<;ao francesa calcada na guerra de trincheiras para a guerra de
movimento e familiariza-Ios com os regulamentos, equipamentos e armamentos
empregados pelo exercito daquele pais. Nas palavras de Mascarenhas de Moraes,
comandante da FEB, tratava-se de "uma revisao quase revolucionaria de princi
pio" e que deveria "fazer sair, de urn maquinismo montado a francesa, uma for<;a
expedicionaria que funcionasse a norte-americana" (Moraes 2005, 28). A ideia de
enviar oficiais brasileiros aos Estados Unidos surgiu na CMMBEU e, conforme 0

general Leitao de Carvalho (1952, 359), "facultaria, atraves de urn grupo de elite,
o cantata entre os quadros permanentes das duas corpora<;oes, permitindo assim
que seus membros se conhecessem, se apreciassem, e se preparasse a atmosfera
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psicologica necessaria a uma confiante colaborac;ao na guerra". as programas pre
viam uma semana de adaptac;ao dos oficiais, seis a oito semanas de instruc;ao,
duas a tres semanas de estagios ou manobras e, por fim, uma semana para tu
rismo nos Estados Unidos.

a estado-maior do Exercito Brasileiro procurava informar-se a respeito do
que se passava nas instalac;oes militares frequentadas por seus oficiais. Relato
rios enviados por oficiais brasileiros tendiam a chamar atenc;ao para a brevidade,
flexibilidade e objetividade dos centros de instruc;ao, 0 que sugere que os oficiais
brasileiros percebiam no modelo norte-americano uma especie de simplificac;ao
em grande escala daquele que lhes fora transmitido em duas decadas de funcio
namento da missao militar francesa no Brasil. lO

a impacto destas experiencias na oficialidade era grande, porem diverso. Urn
jovem oficial de artilharia que estagiou no forte Sill e que, como seus colegas, cir
culou por Nova York, Washington e Miami, mesmo declarando-se oriundo do "in
tegralismo doutrinario", atestava com entusiasmo a eficiencia da estrategia norte
americana de abrir suas escolas militares aos brasileiros: "Ir aos Estados Unidos
e transformar-se num entusiasta do pan-americanismo. Porque eles nos atraem
enos conquistam pela grandeza dos empreendimentos e realizac;oes e, acima de
tudo, pela educac;ao e boa fe do povo. Comedidos, pouco ruidosos, atenciosos e
solicitos, inspiram confianc;a, amizade e urn ardente desejo de colaborac;ao ativa e
franca" (Henriques 1959, 14).

Todavia, noutros depoimentos prevalece uma visao mais moderada e critica,
que ensejou uma apropriac;ao bastaIite seletiva dos saberes la difundidos. Con
forme 0 posterior depoimento de Henrique Teixeira Lott havia oficiais brasileiros
com "instruc;ao militar muito maior que ados oficiais que me estavam ensinando
na Escola Superior de Guerra [sic], devido aligac;ao que mantivemos com a Missao
Militar Francesa".l1

Questionado se, posteriormente ao participar da organizac;ao da FEB, apli
cara os conhecimentos adquiridos nos Estados Unidos, Lott respondera: "Nao,
estava aplicando 0 que aprendi em toda minha vida militar".12 a depoimento de
outro oficial que mais tarde alcanc;ou 0 generalato, Antonio Carlos Murici, segue
a mesma linha de Lott ao enfatizar 0 carater seletivo das incorporac;oes: "Em con
cepc;ao nos nao tinhamos nada a dever ao americana [...] em problemas logisticos,
[0 estagio nos Estados Unidos] foi urn verdadeiro ensinamento. Nao tinhamos
recursos, porque as despesas militares em terra eram muito grandes ... a sistema
logistico de apoio -munic;ao, fardamento, equipamento, alimentac;ao, gasolina e
tudo isso- exige uma tecnica que nos nao tinhamos".13

Depreende-se que os militares profissionais brasileiros, ja com experiencia de
estado-maior, compreendiam perfeitamente 0 contexto em que se inseriam nos
Estados Unidos: 0 de urn exercito expandido engajado numa massiva guerra total,

10. Ver, por exemplo, 0 Relat6rio do Estagio feito pelo tenente coronel Armando Batista Gon<;alves.
AHEx. Doc. C2A-328, 7 de fevereiro 1944.

11. Oepoimento concedido ao crooc entre outubro e novembro de 1978, 59.
12. Ibidem, 59s.
13. Oepoimento concedido ao crooc em fevereiro de 1981, 185.
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que, por sua vez tinha urgencia em formar quadros com pessoal nao profissional.
Oriundos de uma sociedade ainda pre-industrial, os militares brasileiros perce
biam suas limita<;6es logisticas.

Para alem dos aspectos estritamente militares e operacionais, Muricy
mostrou-se mais impressionado com a capacidade de mobiliza<;ao de recursos
dos Estados Unidos. Referindo-se as visitas que fez as instala<;6es militares da
quele pais, por ocasiao do curso de estado-maior, assinalou que "nos vimos que,
realmente, os Estados Unidos eram uma potencia industrial capaz de fazer 0 mi
lagre que fez".14

Os cursos nos Estados Unidos, 0 treinamento no Brasil e a experiencia da FEB
revelaram uma abertura mais ampla a presen<;a norte-americana no exercito bra
sileiro. A necessidade de moderniza-lo era evidente para a sua cupula e revistas
especializadas com~ A Defesa Nacional vinham publicando artigos que procura
yam avaliar as mudan<;as em curso na forma de se fazer a guerra. No entanto,
ate entao a referencia era majoritariamente europeia, observavel em artigos como
o do coronel Araripe, publicado em 1941, que utiliza farta bibliografia francesa
para avaliar a blitzkrieg alema e apontar a necessidade de reformula<;6es e adap
ta<;6es para 0 caso brasileiro (Araripe 1941). Durante a decada de 1930 sao raras
as men<;6es aos Estados Unidos nesta revista, em 1941 apenas seis artigos relacio
nados aos Estados Unidos foram publicados neste periodico mensa!. Depois de
1942, no entanto, 0 impacto do estreitamento dos la<;os e visivel: quinze .artigos
sao publicados neste ano, grande parte deles, tradu<;6es de publica<;6es militares
norte-americana.s. No ana seguinte, manuais, vocabularios, artigos da revista Life
e ate girias sao traduzidos, bern como relatos de oficiais que estagiaram nos Esta
dos Unidos. Ate 1945 textos traduzidos do ingles ocuparam muitas das paginas da
revista, fazendo repercutir a influencia norte-americana junto aos militares que
serviam nas guarni<;6es mais afastadas.

Conforme a II Guerra Mundial come<;ava a se definir favoravelmente aos Alia
dos, no segundo semestre de 1944, as rela<;6es militares entre Brasil e Estados
Unidos passam por novos ajustes. Antes do embarque da FEB, as bases eram 0

principal simbolo da alian<;a militar com os Estados Unidos e, naquele momento,
o unico instrumento de barganha do Brasil numa conjuntura em que sua rele
vancia estrategica come<;ava a declinar. Percebendo isso, urn articulista d/1 Defesa
Nacional sugeria: "Fortifiquemos e guarnecemos fortemente as bases do nordeste
para aumentar-lhes 0 valor e a cobi<;a pelos outros povos, porem nao nos aliemos
a nenhum partido. Fiquemos de maos livres para, no momenta oportuno, jogar
com elas -trunfo inestimavel- no tabuleiro da politica internacional, de acordo
com nossos interesses" (Fialho 1944,937).

Embora houvesse disposi<;ao no meio militar para uma negocia<;ao mais inci
siva, quando os Estados Unidos. solicitam a continuidade do uso das bases apos
o final da guerra, 0 Brasil rapidamente estendeu a concessao por rnais dez anos.
Acreditava-se que isso manteria 0 vinculo e as remessas de equipamento que
garantiriam a proje<;ao regional do Brasil (Davis 1996). Como se vera adiante, a

14. Ibidem, 193.
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. assimetria da rela\30, que explicitava forte dependencia brasileira face aos Es
tados Unidos, n30 permitiu que a expectativa da cupula brasileira se realizasse
inteiramente.

A guerra permitiu uma elevada de intera\30 entre as for\as armadas do Brasil
e as dos Estados Unidos. Oficiais brasileiros viram instala\oes militares e cidades
de uma grande potencia, familiarizaram-se com armamentos modernos e suas
taticas de emprego, e com 0 carater industrial e as demandas logisticas que a mo
derna guerra desde ent30 demandava. Amadurecia uma ViS30 rnais consciente do
atraso brasileiro, a qual ensejou a clivagem ideologica que marcou 0 exercito nas
decadas seguintes: defensores da moderniza\30 associada aos Estados Unidos e
defensores da moderniza\30 pela via nacionalista. A dimens30 politica da FEB
acabou limitando seu impacto organizacional. Temendo que Vargas explorasse 0
exito dos "pracinhas" em favor de sua popularidade, a cupula militar ordenou a
rapida desmobiliza\30 da FEB, alem de proibir a forma\30 de associa\oes de vete
ranos. Come\ava a batalha pela memoria oficial da FEB, que se somou aclivagem
politico-ideologica estabelecida na oficialidade (Smallman 1998).

o P6S-GUERRA, 1945-1947

a imediato pos-guerra foi marcado por uma serie de mudan\as no quadro
politico regional que afetaram tambem as rela\oes militares entre 0 Brasil e os Es
tados Unidos no geral e entre os dois exercitos em particular. No Brasil, pressoes
c~escentes da OpOSi\30 a ditadura do Estado Novo e a percep\30 partilhada por
Vargas e pelos militares que 0 apoiavam de que 0 regime deveria se adequar ao
novo contexto internacional que se desenhava, capitaneado pelos Estados Unidos
e pela reafirma\30 das institui\oes democraticas, fez com que se encaminhasse
urn processo de liberaliza\30. Em fevereiro de 1945 foi anunciada a realiza\30
de elei\oes para 0 final daquele ano, em abril os presos politicos foram anistia
dos e em maio entrou em vigor a lei el~itoral que pautou a forma\30 dos parti
dos politicos que dominaram a cena brasileira ate 1965 (Bethell 1996). A suceSS30
presidencial era planejada pela cupula do regime para ser controlada pelo alto,
tendo ninguem menos que 0 ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra, como can
didato do partido oficial, 0 Partido Social Democratico. No entanto, 0 processo
assumiu contornos inesperados com 0 fortalecimento dos movimentos sociais e
as campanhas, apoiadas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), em favor da
continuidade de Getulio Vargas no poder. A atitude ambigua de Vargas quanto
ao queremismo e acrescente onda de mobiliza\30 popular serviu de pretexto para
a sua deposi\30 em outubro de 1945. Entre os militares golpistas havia urn forte
temor de uma alian\a de Vargas com os trabalhadores e os comunistas.15

a anticomunismo fora urn ponto central na agenda politica da fra\30 domi
nante dos militares brasileiros e 0 governo Dutra, empossado em janeiro de 1946,
o refor\ou ainda mais. Em sua primeira mensagem ao Congresso Nacional aler-

15. 0 arquivo de Getulio Vargas guarda capia do elucidativo panfleto "Carta aberta aos generais
brasileiros", que, no infcio de 1945, ja conclamava para 0 golpe; Centro de Pesquisa e Oocumenta<;ao de
Hist6ria Contemporanea do Brasil, Funda<;ao Getulio Vargas (CrOOC/FGV), GVc 45.02.00 xlvi-b.
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.1ava contra a "virulencia dos fermentos sociais" e que "ideologias alienigenas se
'3irtfiltram no organismo, sem resistE~ncias, da nossa sociedade".16 Entre as fileira
ao exercito, 0 anticomunismo foi usado para legitimar a repressao aos militares
iidentificados com Vargas ou com a via nacionalista de desenvolvimento.17 Du
'X'ante a presidencia de Dutra, que em 1947 pusera fim a breve existencia legal do
,PCB e rompera rela<;6es diplomaticas com a Uniao Sovietica, a colabora<;ao entre
militares brasileiros e estadunidenses nesta area foi intensa e precedeu a formu-

. 'la<;ao das doutrinas e sistemas de alian<;as que marcaram os primeiros anos da
Guerra Fria.

Exemplo dessa colabora<;ao pode ser constatado quando, em dezembro de 1946,
o adido militar da embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro reportava 0

"endurecimento" da atitude das for<;as armadas brasileiras face ao comunismo.
Segundo 0 relat6rio, a crescente hostilidade advinha do fato de a policia ter apre
endido documentos que comprovavam a existencia de urn grande numero de co
munistas infiltrados no funcionalismo federal e, em particular, nas for<;as arma
das. Conforme os dados repassados ao adido militar, entre os funcionarios civis
do exercito haveria entre 250 e 300 comunistas, 150 na Marinha, 200 no Minish~rio

da Aeronautica e mais de 300 no Parque da Aeronautica. A revela<;ao destas in
forma<;6es teria feito 0 ministro do exercito expedir ordens secretas para demitir
todos "comunistas conhecidos" e refor<;ado 0 apoio dos militares ao projeto de lei
Ie seguran<;a nacional que tramitava no Congresso.18

Independente dos numeros soarem irreais, considerando a fragi! organiza<;ao
do PCB, cujas lideran<;as haviam saido da prisao ha pouco mais de urn ano, 0 re
lat6rio expressa a mutua colabora<;ao e interesse dos mil'itares de ambos os paises
na repressao ao comunismo. A diplomacia estadunidense acompanhava de perto
as atividades anticomunistas no Brasil (Rodeghero 2007) e havia uma serie de ini
ciativas no sentido de aparelhar as policias da America Latina nesse sentido (Hug
gins 1998). Ja entre os militares, processou-se uma longa convergencia em torno do
combate ao comunismo, formalizada em 1948 num projeto que solicitava ao Exer
cito Brasileiro que coletasse, avaliasse e disseminasse informa<;6es pertinentes a
defesa hemisferica, atuando ainda na area de contrainforma<;ao (Davis 1996).

Se a Guerra Fria de certa forma chegou ao Brasil antes das formula<;6es de
George Kennan e Harry Truman, as mudan<;as politicas em Washington afetaram
as rela<;6es entre os exercitos do Brasil e dos Estados Unidos. a final da II Guerra
Mundial marcou uma inflexao na politica norte-americana para a America Latina
que, somada a baixa prioridade da regiao na estrategia anticomunista ate a revo
lu<;ao cubana, enfraqueceu sensivelmente 0 consenso em torno de se manter "re
la<;6es militares especiais" com 0 Brasil. Isso foi sentido ainda em 1945, quando, no
ambito da Comissao Militar Mista Brasil-Estados Unidos, conversa<;6es estavam

16. Eurico Gaspar Dutra, mensagem apresentada ao Congresso Nacional por ocasiao da abertura da
se<;ao legislativa de 1947, Rio de Janeiro (1947),6.

17. As mem6rias do antigo representante brasileiro na Comissao Militar Mista de Defesa, em Wash
ington, general Leitao de Carvalho, oferecern uma rica narrativa desse ambiente, no qual ele fora impe
dido ate de realizar conferencias devido a sua liga<;ao pessoal com Vargas (ver Carvalho 1967).

18. Military attache intelligence report, Rio de Janeiro, December 5, 1946, RG 319, Records of the Army
General Staff, Estimate Military Intelligence Division, NARA.
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bastante avan<;adas para 0 estabelecimento de urn plano de assistencia em grande
escala que garantiria ao Brasil dois encoura<;ados, dois porta-avioes leves, quinze
destroyers, nove submarinos, seis bases navais, urn arsenal, equipamento para 180
mil soldados e reservas para vinte e seis divisoes, ajuda na constru<;ao de estradas
de ferro e rodagem para mobilidade militar, apoio para a expansao da For<;a Aerea
Brasileira para seiscentos aeronaves e instala<;oes de terra compativeis.19

Subitamente, contudo, os militares passaram a influenciar menos a politica
dos Estados Unidos para a regiao e 0 Departamento de Estado vetou 0 ambicioso
plano de fortalecimento militar do Brasil, em favor de uma politica de restri<;ao
de gastos militares na America Latina e de equilibrio de poder entre Argentina,
Brasil e Chile. Tratava-se de mais uma rodada das disputas interdepartamentais
em Washington, na qual 0 Departamento de Estado procurava retomar a con
du<;ao da politica hemisferica num aporte multilateral e os militares, que procura
yam manter suas prerrogativas de poder e urn aporte bilateral para tratar com os
paises da regiao. Depois deste primeiro abalo, seguiu-se a possibilidade de des
mantelamento das comissoes que articulavam as for<;as armadas do Brasil e dos
Estados Unidos, afinal, urn sistema multilateral dispensaria comissoes bilaterais.
Manobras dos militares americanos que serviam no Rio e do governo brasileiro
acabaram garantindo a continuidade da CMMBEU, que diante do inevitavel esva
ziamento da Comissao Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos, assumiu tambem
as fun<;oes do organismo sediado em Washington (Davis 1996).

Estas turbuh~ncias, que marcam 0 inicio da chamada "desilusao" do Brasil com
o seu aliado, contudo, nao afetatam a disposi<;ao do governo Dutra de manter-se
firmemente alinhado com a politica externa dos Estados Unidos (Moura 1991).
Por sua vez, Washington manteve a orienta<;ao de cultivar la<;os com os militares
latino-americanos, particularmente, com os brasileiros. A enfase recaia, entao, no
fornecimento de equipamento leve e treinamento, para "fazer dos militares urn
crescente fator de influencia na vida politica da reghlo". a Brasil foi 0 principal
foco desse esfor<;o, que tinha como horizonte padronizar as for<;as armadas da
regiao para operar em sintonia com os Estados Unidos contra 0 "expansionismo
sovietico" e na manuten<;ao da ordem interna (Haines 1989, 39).

Assim, os trabalhos da Comissao Militar Mista seguiram seu curso. Garantida
a sobrevivencia institucional e passado 0 periodo de maior instabilidade politica
e incertezas no Brasil, entre a deposi<;ao de Vargas e a posse de Dutra, a represen
ta<;ao americana incrementava suas atividades junto as For<;as brasileiras. A Se<;ao
de Terra da Comissao, que assessorava 0 exercito, deu continuidade ao programa
de envio de militares brasileiros a escolas nos Estados Unidos, ofereceu cursos e
procurou aproximar-se das escolas militares brasileiras. A liga<;ao estabelecida
entre oficiais da CMMBEU e 0 estado-maior do exercito, que a essa altura pa
recia neles depositar plena confian<;a, permitiu que colaborassem ativamente na
reforma organizacional implementada em mar<;o de 1946.20

19. US Department of State, Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945-The Ameri
can Republics, 600ss.

20. JBUSMC and the Brazilian Army, RG 333, Record of the International Military Agencies, JBUSMC,
1946-1952, caixa 6, NARA. 0 Decreto-Lei No. 9.100, de 27 de marc;o de 1946, constituiu a nova lei de
organizac;ao do Ministerio da Guerra.
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Paralelamente aos trabalhos da Comissao Militar, urn atencioso trabalho de
rela<;6es publicas era feito pelos militares norte-americanos junto aos brasileiros.
Para compensar as restri<;6es no envio de armamentos e a recusa em apoiar as
demandas brasileiras de supremacia regional e de urn assento permanente no
Conselho de Seguran<;a da Na<;6es Unidas ONU, acentuavam-se as atividades
de treinamento e as visitas de cortesia. Em agosto de 1946, 0 ja celebre chefe do
estado-maior do exercito, Dwight Eisenhower, visitou 0 Brasil e, numa breve con
ferencia na escola de estado-maior do exercito, procurou refor<;ar os la<;os entre
os militares dos dois paises: "Para 0 futuro, pretendemos estreitar cada vez mais
os la<;os de camaradagem que unem os exercitos de nossas patrias, 0 Brasil e os
Estados Unidos. Epor isso que incluimos na delega<;ao que veio cooperar com 0

Exercito Brasileiro 0 que possuimos de melhor no momento, a come<;ar pelo seu
chefe".21

Enotavel como, neste periodo, 0 Exercito Brasileiro abriu-se apresen<;a e aas
sessoria dos militares norte-americanos. Em janeiro de 1946 0 comandante da de
lega<;ao dos Estados Unidos na CMMBEU relatava que membros de Se<;ao de Terra
assistiram a varias manobras das escolas de estado-maior, de moto-mecaniza<;ao
e da academia militar e puderam constatar, com certo entusiasmo, que "estas ins
titui<;6es, antes fortemente influenciadas por doutrinas de outros exercitos, estao
agora empregando, quase que exclusivamente, metodos e doutrinas dos Estados
Unidos".22

Mais do acompanhar manobras, oficiais norte-americanos estiveram presentes
nas atividades de planejamento, treinamento e forneceram, a pedido do minis
tro da guerra, urn extensivo estudo sobre 0 sistema militar de ensino. Conforme
este estudo de 194~ 0 sistema de ensino militar brasileiro era bern planejado e
suas escolas desempenhavam adequadamente suas fun<;6es. Ainda assim, reco
menda<;6es eram feitas no sentido de sincronizar e padronizar as atividades; em
especial, recomendava a ado<;ao do modelo de instru<;ao empregado pelo exercito
norte-americano. Com rela<;ao a academia militar das Agulhas Negras, conside
rada a melhor das escolas do sistema brasileiro, 0 estudo recomendava que, para
melhor preparar os alunos para seus deveres como "lideres da na<;ao", 0 curso de
veria enfatizar a "forma<;ao do carater", 0 desenvolvimento de uma "mente anali
tica" e maior familiaridade com as humanidades. No geral, deveria ainda assumir
uma estrutura semelhante a da academia de West Point, que forma os oficiais do
exercito dos Estados Unidos.23

a esfor<;o dos oficiais norte-americanos para influenciar seus colegas brasilei
ros se desdobrava tambem na disposi<;ao para aprender a lingua portuguesa e
para diligentemente colaborar na tradu<;ao de manuais. as oficiais mais gradua
dos em varias ocasi6es realizaram conferencias na escola de estado-maior e, em
mar<;o de 1947, os pedidos de rnais pessoal para integrar a delega<;ao dos Estados

21. "Estrato do discurso proferido pelo general de Exercito Dwight Eisenhower na Escola de Estado
maior do Brasil, ern 6 de agosto de 1946", A Defesa Nacional, no. 388 (1946): 731.

22. Monthly Report of Activities of the JBUSMC, January 2, 1947, RG 333, Record of the International
Military Agencies, JBUSMC, 1946-1952, caixa 7, NARA.

23. Brazilian Army School System, February 14, 1947, RG 333, Record of the International Military
Agencies, JBUSMC, 1946-1952, caixa 7, NARA.
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Unidos na CMMBEU foram atendidos, de modo que passaram a servir ali urn
total de noventa e urn militares estadunidenses, apenas na se<;ao de terra.24

Este considenlvel contingente visava suprir tambem as atividades de treina
mento junto a determinadas unidades, como 0 Regimento Escola, e no caso de
sub-oficiais, para uma serie de cursos que espelhavam a pre~ariedade do Exercito
brasileiro em varias areas. Isto porque eram oferecidos cursos para sargentos nao
apenas de modernas tecnicas da camuflagem, demoli<;ao ou de manuten<;ao de
motores, mas tambem de datilografia, dire<;ao e produ<;ao de bolos e paes. Sempre
com 0 objetivo de estreitar la<;os e influenciar a reestrutura<;ao do exercito brasi
leiro, a delega<;ao americana da CMMBEU procurou formar bibliotecas tecnicas
alem de exibir filmes de instru<;ao no Rio de Janeiro para uma numerosa plateia
de militares brasileiros. Deu continuidade aos programas de envio de oficiais para
escolas nos Estados Unidos e, para evitar tensoes na hierarquia militar, organi
zava "visitas de inspe<;ao" para oficiais generais brasileiros ainstala<;oes militares
norte-americanas, sempre cercadas de cortesias e num clima de amizade. Exem
plo de iniciativa para cultivar a alta-oficialidade foi a viagem organizada para a
Zona do Canal onde a delega<;ao brasileira foi recepcionada pelo mesmo oficial ao
qual a FEB esteve subordinada, 0 general Willis Critenberger.25

o discurso da defesa hemisferica e a convergencia de interesses, em determi
nadas questoes como 0 anticomunismo, nao ocultavam uma nuance importante
nas rela<;oes entre os exercitos· do Brasil e dos Estados Unidos, que dizia respeito
acontinuidade da influencia francesa. Apesar do encerramento da missao militar
e da derrota sofrida em 1940 pela Fran<;a, cujas tropas eram lideradas por Maurice
Gamelin, justamente a figura chave da missao no Brasil em seus primeiros anos,
muitos oficiais ainda tomavam a literatura militar produzida naquele pais como
sua principal referencia. Depois de 1945 a imprensa militar brasileira continuou
traduzindo artigos de suas congeneres francesas, ainda que em escala bern menor
que os de origem norte-americana. 0 peso da influencia francesa fora publica
mente admitido em artigo publicado tanto no Field Artillery Journal quanta n~

Defesa Nacional, em 1948, no qual urn oficial americana da CMMBEU assinalava
a dificuldade de "vender" as doutrinas modernas aos oficiais brasileiros que ha
viam experimentado 0 modelo frances (Bryde 1948, 147). Essa longa dura<;ao da
influencia francesa fica evidente em reflexoes como as de urn instrutor da Escola
de Aperfei<;oamento de Oficiais que, apos vaticinar que a "copia servil nos trarcl
muitos males" assinalava que nos cursos feitos nos Estados Unidos "nao ha segre
dos para nos em metodos e processos de instru<;ao, por isso, e necessario que nao
contramarchemos ou mudemos 0 rumo [...] apenas para nos adaptar aos proces
sos adotados para urn povo muito diferente do nosso, e que empregou processos
ditados por circunstancias muito especiais" (Garcia 1946, 68).

24. Monthly Report of Activities of the JBUSMC, March 1947; Monthly Report of Activities of the
JBUSMC, May 1947, RG 333, Record of the International Military Agencies, JBUSMC, 1946-1952, caixa 7,
NARA. 0 numero de militares que deveriam integrar a comissao, e 0 custo que isso representava, foi ob
jeto de muita discussao no Departamento do Exercito. Ver, por exemplo, Personal Authorizations, Septem
ber 17, 1947, RG 333, Records of the International Military Agencies, JBUSMC, 1946-1952, caixa 9, NARA.

25. Monthly Report of Activities of the JBUSMC, June 1947, Report of trip to Panama Canal Depart
ment by Brazilian officers, July 16, 1947.
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Bern antes da reaproxima<;ao militar com a Fran<;a (Araujo 2008) e do consumo
da teoria da guerra revolucionaria (Martins Filho 2008) e possfvel encontrar va
rios relatos que avaliam sempre 0 modelo estadunidense a luz do frances:

Estivemos em Fort Leavenworth, frequentamos seu curso de estado-maior, lemos seus pre
cis, os seus regulamentos, assistimos dezenas de conferencias e estamos, pois, como todos
os que lei estiveram, em condi<;6es de declarar que os americanos nada mais fizeram que
seguir os regulamentos franceses a adapta-Ios aos seus materiais, aos seus processos, prin
cipalmente formatando-os ao seu espirito pratico. A doutrina americana ea doutrina fran
cesa expurgada de seu excesso de teoria e tornada tao pratica quanto possivel. (Filho 1950,
74s, citado em Stumpf 2010, 153)

Alem destes focos de resistencia, havia outro entrave mais serio a assimila<;ao
plena das doutrinas militares norte-americanas no Brasil: a limitada industriali
za<;a~ e infraestrutura e os escassos or<;amentos militares brasileiros. Conforme
o relatorio de 1945 do estado-maior do exercito, a ado<;ao da doutrina e organi
za<;ao americanas, calcadas na motoriza<;ao, esbarrava na carencia brasileira de
viaturas e estradas. Ja 0 relatorio de 1948 informava que a assimila<;ao das ex
periencias colhidas na II Guerra Mundial quanta a organiza<;ao e equipamentos
norte-americanos, sofrera serio "reajustamento" em virtude da subita "priva<;ao
de meios" a que fora submetido 0 exercito.26 Os limites impostos pelos Estados
Unidos as transferencias de armamentos e a ajuda economica for<;aram a depen
dente organiza<;ao militar brasileira a selecionar e adaptar sua conversao doutri
naria. No plano politico, emergiam questionamentos quanta a alian<;a e divis6es
na hierarquia a respeito das rela<;6es com os Estados Unidos.

INTENSIFICA~AO DA GUERRA FRIA, 1947-1952

o final dos 1940 e 0 infcio dos 1950 assistiram a primeira grande escalada da
Guerra Fria, quando foram erguidas, desde os Estados Unidos, as principais insti
tUi<;6es que modelaram 0 Bloco Ocidental: a Doutrina Truman e 0 Plano Marshall,
anunciados em 194~ e a Organiza<;ao do Tratado do Atlantico Norte (OTAN), criada
em 1949. Na America Latina, a hegemonia norte-americana se cristalizou na assina
tura do Tratado Interamericano de Assistencia Recfproca (TIAR) em 1947 e, no ana
seguinte, na cria<;ao da Organiza<;ao dos Estados Americanos (OEA). 0 perfodo foi
marcado tambem pelas sucessivas crises que configuraram 0 sistema bipolar: em
19480 bloqueio de Berlim, em 1949 a proclama<;ao da Republica Popular da China e
a eclosao da primeira bomba atomica sovietica e, em 1950, 0 infcio da Guerra da Co
reia. No Brasil, 0 governo anticomunista e pro-Estados Unidos de Dutra teve que se
ver com 0 crescimento do trabalhismo, do nacionalismo (capaz de organizar gran
des movimentos, como a campanha do petr61eo, e de dividir as for<;as armadas) e
com 0 retorno de Getulio Vargas, agora pelas urnas, a presidencia da republica.

As rela<;6es militares entre 0 Brasil e os Estados Unidos nao poderiam deixar de
ser afetadas por este quadro e urn dos seus primeiros impactos se deu na cria<;ao
da Escola Superior de Guerra (ESG), urn novo espa<;o de articula<;ao institucional

26. Relat6rios dos trabalhos do Estado-Maior do Exercito, 1945 e 1948, in OOCllmcntos do Estado-Maior
do Exercito (Brasilia: Estado-Maior do Exercito, 1996),287,296.
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entre militares dos dois paises. Depois de longas negocia<;6es, a ESG iniciou seus
trabalhos em 1949 contando com a assessoria de tres oficiais norte-americanos.
Subordinada ao estado-maior das for<;as armadas, a escola fora concebida para
desenvolver 0 "planejamento da seguran<;a nacional", abrigando militares das
tres For<;as e civis de "notavel competencia" (Arruda 1983). Fortemente marcados
pelo anticomunismo e por uma visao maniqueista do cenario internacional, os
oficiais brasileiros que integraram os primeiros quadros da ESG deram inicio a
formula<;ao da doutrina de seguran<;a nacional (DSN).

o ponto de partida da doutrina era, nas palavras do primeiro comandante
da escola, 0 "conflito ideol6gico permanente" entre Ocidente e Oriente, no qual
o Brasil, por sua "indole crista" e seus compromissos com os "amigos do Norte"
(os Estados Unidos), colocava-se inquestionavelmente alinhado com 0 Ocidente
(Cordeiro de Farias 1949,5). A concep<;ao bastante dilatada de defesa da doutrina
de seguran<;a nacional permitiu a articula<;ao de urn discurso por muito tempo
empregado para legitimar nao apenas a presen<;a de militares no campo politico
mas 0 seu protagonismo no Brasil. 0 processo de elabora<;ao da DSN, no inicio
dos anos 1950, produziu uma combina<;ao heterogenea de aspectos do planeja
mento e do liberalismo norte-americanos com elementos difusos do chamado
pensamento autoritario brasileiro, consumido por uma fra<;ao da oficialidade do
exercito desde os anos 1920. 0 que cimentava essasideias era 0 anticomunismo e
a ESG, como se sabe, tornou-se urn foco de difusao dessa ideologia.

Como vern sendo descrito, as liga<;6es militares entre 0 Brasil e os Estados Uni
dos, apesar de estreitas, nem sempre atendiam plenamente aos interesses formu
lados pela cupula militar brasileira, sobretudo no que dizia respeito ao desenvol
vimento de uma industria belica nacional e asupremacia militar regional, 0 que
acabou fazendo com que os militares brasileiros novamente se voltassem para a
Europa a fim de obter armamento moderno. A posterior aquisi<;ao de urn porta
avi6es pela marinha e de ca<;as a jato pela for<;a aerea junto ao Reino Unido sao
decorrencia disso.

Depois da cria<;ao do TIAR e da OEA, para 0 qual a diplomacia brasileira co
laborou diligentemente, os militares brasileiros procuraram, de varias formas,
esc~par do nivelamento com os demais paises latino-americanos. Com esse in
tuito, 0 ministro da Guerra, Canrobert Pereira da Costa viajou aos Estados Uni
dos em 1949 na tentativa de negociar a renova<;ao do acordo militar de 1942. Os
negociadores mi~itares norte-americanos viam 0 ministro como 0 resultado do
tratamento de "na<;ao favorecida" conferido ao Brasil, 0 que teria feito dele, as
sim como outros oficiais, 0 urn firme apoiador dos Estados Unidos. Em linhas
gerais, os militares americanos se mostraram favoraveis a continuidade das re
la<;6es especiais, pois consideravam relevantes a posi<;ao geografica, a riqueza de
materias-primas estrategicas e 0 apoio brasileiro no sistema interamericano. Con
tudo, trataram de deixar claro que havia entraves legais e outras regi6es mais re
levantes que os impediam de atender a principal demanda brasileira, a obten<;ao
de armamentos modernos.27 A missao fracassou. Somente tres anos mais tarde

27. Memorandum of the Joint Chief of Staff, Washington, DC, March 28, 1949, RG 218, Records of the
JCS, Geographical File, Brazil, caixa 19, NARA.
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foi assinado urn acordo cujos termos, por sua vez, inflamaram 0 cenario politico
interno.

as oficiais norte-americanos que serviam na Comissao Militar Mista Brasil
Estados Unidos estavam atentos ao descontentamento brasileiro. Em relatorio se
creto enviado ao estado-maior do exercito dos Estados Unidos, 0 chefe da missao
informou que 0 primeiro objetivo da CMMBEU (desenvolver a capacidade das fo
rc;as armadas brasileiras proverem a defesa interna e externa e de estarem dispo
niveis para emprego em outras areas) era prejudicado pela baixa prioridade confe
rida ao Brasil nos programas de ajuda militar e pela falta de urn acordo especifico.
a mesmo rel.atorio chpmava a atenc;ao para 0 fato de muitos-oficiais ressentirem-se
do tratamento que os Estados Unidos conferiam ao Brasil, nao 0 distinguindo
dos demais paises da regiao e tomando a posic;ao do Brasil co~o ja consolidada.
Como paliativo, sugeria 0 incremento da propaganda e dos programas de treina
mento nos Estados Unidos que seriam "urn dos meios mais produtivos de doutri
namento indireto das Forc;as Armadas brasileiras" pois ao retornar ao Brasil os
militares tornavam-se "ardorosos apoiadores nao apenas das doutrinas militares
dos Estados Unidos, mas tambem do seu modo de vida".28 A cooptac;ao se mostrou
uma estrategia longamente empregada, sua eficacia, contudo, tinha limites.

As polemicas em torno do modelo de explorac;ao do petroleo, do envio de tro
pas para a Coreia e da assinatura do acordo militar expressaram as tensoes politi
cas e ideologicas que as relac;oes militares entre Brasil e Estados Unidos cada vez
mais carregavam. As forc;as armadas brasileiras foram protagonistas importantes
da chamada "questao do petroleo" e 0 Clube Militar palco das polemicas que de
finiram correntes opostas no corpo da oficialidade (Peixoto 1980). Assim, contro
lar 0 Clube Militar tornou-se chave para as duas correntes e as eleic;oes bianuais
para diretoria do clube fundiram-se a politica domestica e as discussoes sobre a
inserc;ao internacional do Brasil. Em 1950 a ala "nacionalista" venceu as eleic;oes
e 0 novo presidente do clube, general Estilac Leal, qualificara sua vitoria como a
aprovac;ao de urn programa, ligado a "defesa dos interesses e das riquezas nacio
nais contra a cobic;a alheia". Reafirmava ainda 0 "proposito de manter as forc;as
armadas, irmanadas ao povo, em sua sagrada missao contra os golpistas e seus
movimentos antipatrioticos" (Leal 3-4).

A contraofensiva dos chamados "entreguistas" nao tardou. A nova diretoria
foi acusada de comunista por publicar na revista do Clube Militar urn artigo cri
tico a ac;ao dos Estados Unidos na Coreia e, no apagar das luzes do governo Dutra,
os defensores da modernizac;ao associada ao Clube Militar, majoritarios entre os
oficiais mais graduados, transferiam boa parte da diretoria para unidades afasta
das do centro do pais (Sodre 1979). Ainda assim Vargas convidou Estila Leal para
o Ministerio da Guerra, provavelmente em func;ao de suas declarac;oes favoraveis
a posse de Vargas e contra os "especuladores solertes" que se opunham a vontade
popular.29

Ao longo de 1951 a polarizac;ao no meio militar foi crescente, e 0 ministro alvo

28. Operational Letter Report, October 28, 1950, US Military Commission (JBUSMC), Army Com
mand Reports, RG 407, caixa 16, NARA.

29. CPOOC/FGV, GV 1950.11.15/1.
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de severa oposi<;ao de boa parte da alta hierarquia. No inicio de 1952 0 coman
dante da 1a Regiao Militar, Zenobio da Costa, pediu demissao de seu cargo, ale
gando estar 0 Clube Militar tornado pelos comunistas, ser grande a infiltra<;ao
deles no exercito e responsabilizando Estila Leal pela situa<;ao.30 Diante da crise
e da pressao de generais influentes, 0 ministro caiu. Ao mesmo tempo corria a
campanha, para a sucessao do clube, cujas chapas espelhavam a clivagem exis
tente. Marcada pela extrema violencia, e pela retorica anticomunista, a vitoria da
"Cruzada Democratica" na elei<;ao de maio 1951 foi urn serio reyeS para os nacio
nalistas (Smallman 1998).

Outro tema polemico que se~ sobrepunha era a solicita<;ao do governo Truman
que 0 Brasil, e outros paises da regiao, enviassem tropas para apoiar os Estados
Unidos na peninsula coreana. A partir de 1951, 0 novo governo Getulio Vargas
procurou reeditar a formula do alinhamento politico-militar como instrumento
de barganha para obter apoio economico. A demanda de Washington poderia ser
uma oportunidade. A expectativa era que 0 Brasil enviasse uma divisao (em torno
de vinte e cinco mil homens), a semelhan<;a do que fora a FEB. Todavia a eventual
participa<;ao na Guerra da Coreia acirrou ainda mais as clivagens no corpo da
oficialidade, foi condenada pelo Congresso brasileiro, e, diante da reticencia de
Washington em fornecer a ajuda economica e militar esperada, tornou-se rnais
urn problema que uma oportunidade, 0 for<;ou o.governo brasileiro a recusar 0

pedido norte-americano (Davis 1996; Alves 2007).
Em meio a urn cenario de crescente polariza<;ao ideologica, a assinatura do

acordo militar de 1952 gerou outra crise politica. Negociado pelo chefe do estado
maior das for<;as armadas e pelo Itamaraty, praticamente a revelia de Estilac Leal,
o acordo enfraqueceu ainda mais 0 ministro. A sua assinatura, no calor da dis
puta pelo Clube Militar, e seus termos, que facilitavam a remessa de materias pri
mas radioativas para 0 Clube Militar, causaram polemica, demandaram grande
esfor<;o para que, quase urn ana depois, 0 Congresso brasileiro 0 ratificasse.31

o acordo acenava com urn novo marco institucional de assistencia militar para
o Brasil, amparado na legisla<;ao do Mutual Security Act de 1951 e no discurso do
mundo livre. Permitiu 0 Brasil ser contemplado pelo Mutual Assistance Program,
o famoso MA~ que ate meados dos anos 1970 foi responsavel por aproximada
mente urn ter<;o da ajuda militar estadunidense ao pais (Mott 2002). Sua assina
tura, e ratifica<;ao, representou uma vitoria para os segmentos rnais conservado
res das for<;as armadas (os "entreguistas") e urn reyeS para os "nacionalistas". A
implementa<;ao do acordo sedimentou a profunda dependencia de meios de for<;a
brasileiros em rela<;ao as remessas estadunidenses neste periodo.

Por outro lado, a cria<;ao em 1951 do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)
com 0 objetivo de desenvolver capacidade tecnologica nuclear no Brasil e da Pe
trobras, em 1953, ambos os espa<;os marcados por forte presen<;a militar, indicam
a permanencia dos objetivos brasileiros de buscar autonomia em setores estrate
gicos. A clivagem da oficialidade em face aos Estados Unidos, nestes termos, per
maneceu ate os expurgos de 1964. A partir de entao, novas correntes disputaram

30. CPDOC/FGV, GV 1952.03.15.
31. GV 52.02.16.
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a via para a realiza<;ao dos objetivos de longo curso que informaram as rela<;oes
militares do Brasil com os Estados Unidos.

CONSIDERA~6ES FINAlS

As rela<;oes militares entre os exercitos do Brasil e dos Estados Unidos nao fo
ram lineares. Em sua dinamica, a coincidencia apenas parcial de objetivos for<;ou
renegocia<;oes que, em muitos aspectos, deixaram de atender as demandas bra
sileiras. As duas organiza<;oes foram capazes de institucionalizar canais diretos,
no entanto as decisoes mais importantes dependiam de aprova<;ao da autoridade
polftica e sofriam influencia do setor diplomatico de cada pais. A assimetria no
desenvolvimento economico e social for<;ava varias adapta<;oes que impediam
uma replicagem, ainda que em menor escala, do modelo militar norte-americano.
Havia tambem resistencias por parte dos oficiais brasileiros, alguns ainda muito
influenciados pela missao militar francesa e outros por se oporem adependencia
e aagenda anticomunista partilhada por Washington e pelo governo Eurico Gas
par Dutra. Mesmo assim, e notavel a intensidade com que 0 Exercito Brasileiro
abriu-se apresen<;a de consultores e instrutores estadunidenses em suas escolas
e unidades, bern como chama a aten<;ao a importancia conferida aos cursos, es
tagios e viagens de oficiais brasileiros a instala<;oes militares dos Estados Unidos
que, em ultima instancia, funcionavam como mecanismos de coopta<;ao.

A amplitude e complexidade das conexoes militares entre os dois paises im
pactou profundamente 0 Exercito Brasileiro. Regulamentos, equipamentos e do
utrinas oriundos dos Estados Unidos passam a ser empregados nos centros de
forma<;ao e, progressivamente, em varias unidades. a impacto politico nao foi
menor, pois essa intera<;ao, num contexto de fortalecimento do nacionalismo e
de recrudescimento da Guerra Fria, proporcionou a cria<;ao de espa<;os de formu
la<;ao ideol6gica e de articula<;ao politica, como a Escola Superior Guerra, polari
zou a oficialidade em torno de temas como explora<;ao de petr6leo e participa<;ao
na Guerra da Coreia e refor<;ou disposi<;oes para 0 protagonismo na politica in
terna em nome da industrializa<;ao e moderniza<;ao do pais e, especialmente, do
combate ao comunismo.
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