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Resumo 

Este trabalho pesquisou o crescimento e 
desenvolvimento da industria belica brasileira 
atraves da analise de fatores poh'ticos e eco- 
nomicos. Tres fatores poh'ticos induziram o 
Brasil ao desenvolvimento de uma industria 
de armamento: o desejo de tomar o pai's 
auto-suficiente e independente de pressoes 
de fornecedores externos; a crenga de que o 
desenvolvimento de uma industria belica di- 
namica e competitiva ampliaria o grau de in- 
fluencia do Brasil na America Latina, Africa e 
Asia; uma industria belica internacionalmente 
competitiva serviria para mostrar a competen- 
cia e eficiencia da elite dirigente militar. Do 
lado economic©, alguns fatores contribufram 
para o crescimento da industria nacional: a 
estrategia de substituigao de importagdes; a 
estrategia de promo^ao de exportagoes im- 
plementada no final dos anos 1960 e im'cio 
dos anos 1970; a crescente dnfase no desen- 
volvimento de tecnologias nacionais nos anos 
1970 e o uso de tecnologia dual. 

Abstract 

This paper examines the growth and de- 
velopment of Brazil's defense industry by 
analyzing political and economic factors. 
Three political factors induced the develop- 
ment of the brazilian defense industry; a drive 
to become self-sufficient and free from relian- 
ce on military imports from industrialized 
countries; the belief that the development of a 
strong defense industry would enhance Bra- 
zil's influence throughout Latin America, Afri- 
ca and Asia; a sound defense industry would 
function as a highly visible manifestation of a 
competent military ruling elite. On the econo- 
mic side, a number of factors also favored the 
establishment of an indigenous industry: a 
strategy of import substitution; the export pro- 
motion strategy implemented in the late 
1960s and early 1970s; an increasing empha- 
sis on the development of indigenous techno- 
logies in the 1970s and a strategy of dual-use 
technology. 
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MERCADO MUNDIAL DEARMAMENTOS 

Introdugao 

Este trabalho pesquisa o cresciraento e desenvolvimento da industria b^- 

lica brasileira. A primeira se^ao discute a matriz de motivagdes que levaram ao 

estabelecimento da industria bdica; a seqao 2 faz a revisao das dire^des estratd- 

gicas da industria; na seqao 3 examinam-se a politica de exportaqao de armas e 

os principais produtos e mercados; a seqao 4 analisa o papel do Estado na for- 

magao e promoqao da industria; a seqao 5 discute o " tripd" da industria belica; 

na seqao 6 sao examinadas as principais barreiras que a industria enfrenta para 

o seu desenvolvimento futuro. 

1. Matriz de Motiva^des 

Em varios pafses, a percepqao de ameaqas externas a seguran^a nacional 

tem sido uma das principais razdes para o estabelecimento de uma industria be- 

lica 

O Brasil, no entanto, desenvolveu sua industria sera esse estirauio exter- 

no. Aldm disso, gastos era defesa tambdm nao explicam o cresciraento da in- 

dustria nacional. De fato, o Brasil tera experimentado declmios reais no total de 

gastos militares desde o inicio dos anos 1970. For exemplo, a preqos constantes 

de 1982, os gastos militares reais dirainuiram de US$ 2.456 milhdes em 1973 

para US$ 1.698 milhdes em 1983 (STEFAN, 1988). Corao raencionado por 

Stepan: " Is to torna o Brasil a democracia com o menor nivel de gastos milita- 

res, comopercentagem do PIB, no mundo" e a nagao com o segundo mais bai- 

xo nivel entre as maiores nagdes do mundo (STEPAN, 1988, p. 75). 

Corao 6 posstvel explicar, entao, o fato de o Brasil ter a industria bdlica 

mais dinamica entre os pafses era desenvolvimento? A resposta para essa ques- 

tao pode ser encontrada em uma andlise dos fatores econdmicos e polfticos que 

tem interagido no sentido de determinar o grau de intensidade tecnoldgica, 

cresciraento, desenvolvimento e, sobretudo, de estratdgias da industria bdlica 

brasileira. 

LI. Fatores Polfticos 

Trds fatores polfticos induziram o Brasil ao desenvolvimento de uma in- 

dustria de armamento nacional vidvel: primeiro, havia urn desejo de tornar o 

pafs auto-suficiente e independente de pressdes de fornecedores extemos. Du- 

(1) JONES & HILDRETH (1984); ver tambem KATZ (1984) e BALL (1988). 
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rante o penodo 1946-1970, o Brasil importou uma grande proporqao do seu 

equipamento militar (defense hardware) dos Estados Unidos (STEFAN, 1984; 

MARTIN, 1985, p. 4A; BRIGAGAO, 1986). Esta depend^ncia gerou um senti- 

mento de intranqiiilidade nas for^as armadas brasileiras e entre os estrategistas 

geopolrticos; segundo, havia a crenqa de que o desenvolviraento de uma indus- 

tria b^lica dinamica e competitiva iria ampliar o grau de influ^ncia polftica do 

Brasil na America Latina, Africa e Asia, gerando beneficios geopoliticos 

(BARROS, 1984; BRIGAGAO, 1985; PERRY, 1984); terceiro, uma industria 

b^lica internacionalmente competitiva funcionaria como uma visfvel rnani- 

festaqao da competencia e eficiencia da elite dirigente militar. Na verdade, o 

crescimento da industria de armamento criou uma raison d'etre para as For- 

qas Armadas assumirera um papel ativo em questoes internas e externas, 

tanto na esfera polftica quanto na economica. Stepan afirma que a presen^a 

de uma forte industria b^lica brasileira, iria, curiosamente, diminuir, e nao 

aumentar, a influencia dos railitares na polftica: "A presenqa de uma massi- 

va capacidade de produqdo e exportagdo de armas significa que alguns dos 

argumentos ideoldgicos e de infra-estrutura industrial que os militares po- 

deriam utilizar como motivo para buscar o controle sobre o governoperdem 

forqa" (STEPAN, 1988, p. 84). 

1.2. Fatores Economicos 

Do lado econ6mico, alguns fatores contribufram, tamb6m, para o cresci- 

mento da industria nacional. Primeiro, a estrat£gia de substituiqao de importa- 

qoes foi introduzida, seletivamente, na priraeira metade dos anos 1970 (BAER, 

1989), contribuindo para a eliminaqao de importantes gargalos em setores es- 

senciais para o crescimento da industria bdlica brasileira. Asubstituiqao de ira- 

portaqdes continuou nos anos 1980, com a industria brasileira de armamentos 

requerendo, de fornecedores, componentes com alto conteudo tecnoldgico. 

Essa polftica de substitui^ao de iraportaqoes na ^rea de material bdlico tambdm 

resultou na criaqao da industria de computadores (EVANS, 1986) e promoveu 

iniciativas na ^rea de raicroeletrdnica e laser. Essa estrat^gia de desenvolvi- 

mento depende de fortes articulagoes para trds e para frente na economia do- 

m^stica. A industria b^lica nacional desenvolveu, conseqiientemente, fortes 

liga^oes para tr&s em setores vitais como: siderurgia, metalurgia, equipamentos 

de transporte, m^quinas e industrias el^tricas e eletrdnicas. Segundo, a estrat^- 

gia de promo^ao de exporta^oes, implementada no final dos anos sessenta e 

infcio dos setenta, estava carente de novos produtos (BAER, 1989). No final 
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dos anos setenta e inicio da d^cada dos oitenta, o Brasil contou com as exporta- 

<^6es de material b^lico para aumentar a receita e diversificar sua pauta de ex- 

portaqoes. A exportaqao de armamentos tamb^m apresentou urn efeito 

multiplicador sobre as exportaqoes globais do pats & medida que foraentou ex- 

portaqoes adicionais de bens correlates e nao-correlatos e de services. Terceiro, 

a enfase crescente do govemo no desenvolvimento de tecnologias nacionais 

nos anos setenta tamb^m favoreceu o crescimento da industria bdica nacional. 

Al^m do mais, por requerer uma base tecnologica mais sofisticada, a industria 

afetou o grau de intensidade de forraa^ao de capital da econoraia, as taxas de 

mudanqas e difusao tecnoldgica e a intensidade de treinamento de pessoal. 

Uma variante iraportante desse desenvolvimento foi o fortalecimento da base 

de mao-de-obra brasileira (DAGNINO, 1984 e 1985). 

6 possivel tamb^ra argumentar que os planejadores brasileiros acredita- 

vam que uma industria belica nacional que baseasse sua estrategia de cresci- 

mento em uma tecnologia de uso dual e em exportaqdes massivas nao levaria, 

necessariamente, a um trade o/jfentre "armas e manteiga", como mencionado 

por Kolodziej em relaqao ^ industria belica francesa: "A escolha tradicional en- 

tre armas e manteiga, foi transformada em uma oportunidade de adquirir am- 

bos os produtos em quantidades maiores a preqos reduzidos. A escolha ndo era 

necessdria jd que a venda de mais armas ao exterior propiciaria mais mantei- 

ga no mercado e inter no" (KOLODZIEJ, 1987, p. 136). 

Em suma, os planejadores brasileiros fizerara consideragdes acerca da 

industria belica nacional, ressaltando os seus impactos sinerg^ticos, ou seja, 

uma fusao de interesses em termos de seguranqa nacional, objetivos geopoliti- 

cos, crescimento economico e inovagao tecnologica. 

2. Crescimento e Estrategia 

Instalada depois da fase de substituigao de iraporta^des, em meados dos 

anos 1950, a industria de armamentos beneficiou-se de um parque industrial 

bastante diversificado. Foi possivel nessa primcira fase de crescimento da in- 

dustria utilizar componentes j<i produzidos pclas de industrias existcntes, tais 

como equipamento de transporte e maquinaria. Aexistencia de uma base indus- 

trial madura e diversificada deu suporte a ado^ao de uma estrategia de tecnolo- 

gia de uso dual na primeira fase de desenvolvimento da industria, reduzindo 
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dramaticamente os custos de desenvolvimento nacional de tecnologia de defesa 

e produqao de material b^lico. 

Essa estrat^gia possibilitou que em curto perfodo de tempo as 

exportaqoes de armamentos alcan^assem competitividade internacional. A in- 

dustria b^lica tamb^m se beneficiou de uma mao-de-obra especializada. Desde 

o final da d^cada de 1940 muitos engenheiros e cientistas vinhara sendo prepa- 

rados em escolas militares para rapidamente desenvolver a tecnologia nacional 

para a industria de armamento (BRIGAGAO, 1985 e 1986; ACE, 1987). 

Antes do final dos anos 1950 e infcio dos 1960, o status do Brasil como 

produtor e exportador de armamentos era desprezivel. Acordos de cooperagao 

militar com os Estados Unidos supriam a maior parte das necessidades brasilei- 

ras de armamentos. Os esforqos na drea de material bdlico liraitavara-se d pro- 

dugao de muni^oes, pdlvora, armamento leve e d recupera^ao de veiculos 

datados da Segunda Guerra Mundial (BRIGAGAO, 1984; PERRY, 1984). 

Entre 1964 e 1967 o governo iniciou urn piano de mobilizaqao industrial 

(GIPM) que visava expandir a produgao de material b&ico e criar incentivos 

para uma cooperaqao mais proxima do Estado com o setor privado na produqao 

de armamentos. Este piano foi refor^ado pela relutancia dos Estados Unidos 

em transferir ao Brasil tecnologia de armamentos (BRIGAGAO, 1984) devido 

ao seu envolvimento na Guerra do Vietnan. 

No periodo 1967-1975, vdrias medidas forara tomadas visando refor^ar e 

dar continuidade ao processo de nacionaliza^ao da industria de armas. Nesse 

periodo, companhias brasileiras foram atrafdas em grande numero para a indus- 

tria, sendo efetuados vdrios acordos de licenciamento e joint-ventures com em- 

presas europ£ias da drea de armamentos. Em curto espa^o de tempo, a industria 

b61ica sofreu mudanqas radicais (BARROS, 1984; BRIGAGAO, 1984 e 1986). 

Era 1969, criou-se a EMBRAER (Empresa Brasileira da Aeron^utica) que se 

tomou um sfmbolo de admiragao e competitividade internacional da industria 

brasileira de defesa. Da mesma forma, empresas estabelecidas como a EN- 

GESA e AVIBRAS foram, gradualmente, envolvendo-se com a industria bdlica 

(ACE, 1987). 

Em 1974, o entao Ministro do Exdrcito sugeriu ao Prcsidente Ernesto 

Geisel uma revisao da politica de produ^ao de armamentos. 0 ministro sugeriu 

a cria^ao de uma empresa estatal, subordinada ao Minist^rio do Ex6rcito, capaz 
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de criar, promover e racionalizar uma industria b^lica modema e competitiva 

internacionalmente. No imcio, o Estado protegia as empresas da concorrencia 

criando £reas especificas de atuaqao para essas empresas, evitando uma sobre- 

posi^ao de funqoes dentro da industria (ACE, 1987). 

O Estado comeqou a intervir mais consistentemente na industria ap6s a 

criaqao da Industria Brasileira de Material B^lico (IMBEL). AIMBEL, criada 

pela Lei nfi 6.227, de julho de 1975 e subordinada ao Minist^rio do Ex^rcito, 

executa algumas fungoes-chave na industria: colabora no planejamento e pro- 

duqao de armamentos, promove e facilita transfer^ncia de tecnologia de firmas 

do exterior para empresas nacionais e fomece assistencia tecnokSgica e finan- 

ceira para o estabelecimento de novas empresas no setor de armamentos. Desta 

forma, ela pode ser caracterizada como uma combinaqao de produtora de arma- 

mentos, exportadora, promotora de transferencia tecnoldgica e desenvolvimen- 

to de tecnologia nacional e, ainda, agencia de planejamento para a industria 

Devido ^ grande variedade de funqoes exercida pela IMBEL e & sua in- 

fluencia no desenvolvimento da industria, ela estd estreitamente integrada a ou- 

tras ^reas do govemo. For exemplo: seu conselho administrativo € composto 

pelo presidente da Republica, ministros das tres Forqas Armadas, Industria e 

Com^rcio, Planejamento e Fazenda, e pelo presidente e diretores da IMBEL. O 

presidente da IMBEL 6 nomeado pelo presidente da Republica (IMBEL, 1987). 

O delineamento da influencia catalisadora das For^as Armadas no desen- 

volvimento da industria b61ica e suas interagdes com o Estado e setor Privado 

nacional foram objeto de destaque no III Piano Nacional de Desenvolvimento - 

1980-85. funqao das Forqas Armadas: 

Apoiar e estimular a adoqao de tecnologias avanqadas que atendam ao 

interesse nacional e promover a adequaqao de tecnologia civil aos fins 

militares, por meio do desenvolvimento de projetos, materiais e processes, 

componentes e conjuntos de aplicaqao nas For^as Armadas; 

Incentivar a produqao e a criatividade nacionais nos campos da ciencia e 

tecnologia militar, colaborando com os setores civis e o Governo nessa 

drea; 

(2) Entrevlsta com funcionArio da IMBEL. 
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Adquirir do setor privado o material necess^rio ao reaparelhamento das 

Forqas Armadas estimulando, assira, seu desenvolviraento, e fortalecer, 

particularmente, a rec^m-implantada industria Mica, como fundamento da 

prdpria seguranqa nacional e reduqao da depend^ncia extema. 

A criaqao da IMBEL deu um grande impulse k industria de armamento. 

A suspensao unilaterial de varies acordos de coopera^ao militar com os Estados 

Unidos da America, em 1977, deu um impulse adicional ao desenvolvimento 

de tecnologia nacional e favoreceu dramaticamente o crescimento do numero 

de empresas nessa industria (BRIGAGAO, 1986; ACE, 1987). Em 1987, por 

exemplo, a industria contava com mais de seiscentas empresas, erapregando 

aproximadamente 150.000 pessoas (AVIAQAO, 1987). O Quadro 1 cont6m 

uma amostra de firmas da industria de armamento e seus respectivos produtos. 

Adiversifica^ao e sofisticaqao tecnoldgica dessas firmas 6 um indicador da ca- 

pacidade da industria Mica brasileira. Na segunda metade dos anos oitenta, 

como resultado da polftica de promo^ao da tecnologia brasileira, a auto-sufi- 

ci£ncia do Ex6rcito Brasileiro foi estimada em cerca de 80%. Nesse perfodo, o 

Brasil era o unico pafe na America Latina capaz de sustentar um conflito arraa- 

do sem necessidade de recorrer a importa^oes de material b&ico (ACE, 1987). 

2.1. Internacionaliza^ao das Atividades 

O desenvolvimento da industria b61ica brasileira foi tamb6m influencia- 

do por sua rdpida expansao em mercados europeus, africanos e asidticos. 

Transferindo tecnologia para parses desenvolvidos e em desenvolvimento, a in- 

dustria brasileira reproduziu o modelo de expansao internacional de em- 

presas multinacionais de pafses desenvolvidos. Este era um passo 

esperado para uma inddstria que havia alcanqado reconhecimento inter- 

nacional e sofisticaqao tecnoldgica. A16m do mais, estendendo suas ope- 

rates ao exterior, a industria foi capaz de explorar suas wvantagens 

erapresariais especfficas" ( Firm Specific Advantages - FSA) e melhor 

atender os seus clientes. Essa estrat6gia tamb6m possibilitou o acesso a 

tecnologias mais novas e mais sofisticadas via subsidiirias em pafses desen- 

volvidos 

(3) Entrevista com funcion&io da TAURUS. 
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Empresas 

QUADRO i 

INDUSTRIA BELICA BRASILEIRA - PRINCIPAIS 

EMPRESAS E PRODUTOS 

Produtos/Atividades 

ABC 
Aeromoto 
Amadeu Rossi S.A. Metalurgica e Muni^oes 
AME 
Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) 
Avibras Aeroespacial 
Bemardini 
Cia. Brasileira de Cartuchos (CBC) 
Cia. Com^rcio e Navogaqao - Estaleiro Maud 
Cia. de Explosivos Valparalba 
Datanav Engenharia 
DF Vasconcellos S.A. 
Embraer - Empr. Brasileira de Aeronautica S.A. 
Ede 
Engesa - Engenheiros Especializados 

Engetronica 
ENARM 
Equitel 
Ericsson 
Ferranti do Brasil 
Ford do Brasil S.A. 
Fl - Industrie e Comdrcio Ltda. 
Helibras - Heiicdpteros do Brasil S.A. 
Hidroar - Industrie Metalurgica S.A. 
IMBEL - Industrie de Material Bdlico do Brasil 
Industrias Reunidas Caneco S.A. 
Ishibras - Ishikawajima do Brasil 
MacLaren 
Microlab 
Moto Peqas S.A. 
MWM Motores Diesel 
Novatra^ao - Artefatos de Borracha S.A. 
6rbita 
Pirelli 
Prolog© 
Qufrnica Tupan S.A. 
Saturnia S.A. 
Siteltra S.A. 
SFB Informdtica 
Taurus S.A. 
Tecnasa 
Verolme Estalelros Reunldos S.A. 

Sistemas e Componentes Eietrdnicos 
Aviaqao Eletronica 
Espingarda, Rifles, Muniqoes 
Motocicletas para Pol (cia e Forqas Armadas 
Construtor de Navios e de Offshore 
Foguetes Sonoros e de Satura^ao p/ Artiiharia 
Tanques, Modemizaqao de Equipamentos Mititares 
Munl^ao Militar 
Construtor de Navios 
Granadas de Mao, Detonadores 
Sistemas de Radar 
Optronics 
Aeronaves 
Aviagao Eletronica 
Vefculos Biindados, Sistemas Eletronicos, Pistolas, 
Muni^oes, Explosivos, Suspensao 
Aviagao Eletronica 
Submetralhadora etc. 
Sistemas de Radar 
Sistemas de Radar 
Sistemas Navais 
Veiculos Militares 
Munigao Naval 
Helicdpteros 
Pistolas 
Armamento Lev©, Munigoes 
Construtor de Navios 
Construtor de Navios 
Construtor de Navios 
Avia^ao Eletronica 
Modemiza^ao de Equipamentos Militares 
Motores 
Coxim de Borracha para Esteira de Tanque etc. 
Misseis, Sistemas Aeroespaciais 
Aviagao Eletronica 
Eletrdnica 
Pirotecnia Civil/Militar, Muni^ao 
Baterias e Produtos Eletronicos 
Equipamentos Multicanal, Radios etc. 
Sistemas Eletronicos 
Armas d© Fogo 
Sistemas de Radar 
Construtor do Navios 

Fonte: Military Technology, 10/1985, p. 92-119; Infostrat 1, 1986; Seguranga & Defesa, 
n03, jan/fev 1985; Jane's Defense Weekly, 16-08-1986, p. 256 © INFO, abr 1987, 
p. 28-33. 
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As empresas brasileiras de armamento usaram vdrias estrat^gias para en- 

trar em mercados extemos: envolveram-se ativamente em joint-venturesy acor- 

dos de licenciamento e investimentos diretos em paises desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Um bom exemplo 6 o da EMBRAER, que estabeleceu uma 

subsidi^ria nos Estados Unidos em abril de 1981 e outra na Franqa, em 1983. 

Essas subsididrias promovem vendas extemas e fornecem assist^ncia autoriza- 

da (EMBRAER, 1985). A EMBRAER recentemente tamb^m constituiu joint- 

ventures e firmou acordos de licenciamento. Em 1985, a Royal Air Force 

selecionou o EBM-312 TYicano turbopropulsor para ser o sen aviao de treina- 

mento de pilotos. A EMBRAER desenvolverd esse projeto era conjunto com a 

Short Brothers e os avioes serao produzidos em Belfast, Irlanda. As duas em- 

presas tern pianos de desenvolver, no futuro, uma nova gera^ao de avioes de 

transporte (turbopropulsor executivo), e mfeseis para explora^oes espaciais 

(EMBRAER, 1985). No Egito, a EMBRAER, em um acordo de joint-ventures 

com a Arb Organization for Industrialization, estd exportando componentes es- 

truturais para a montagem de EMB-312 Tucano naquele pats. 

Em uma decisao recente, o Brasil e a Argentina, atrav£s de um acordo 

entre a EMBRAER e Fabrica Militar de Avidnes (FAMA), estao desenvolven- 

do um aviao de passageiros, o CBA-123. Aco-produqao de avioes e a pesquisa 

aeroespacial sao um componente importante no processo de integra^ao das 

duas economias. A participa^ao argentina no projeto € de cerca de 33%, estan- 

do os restantes 67% a cargo da EMBRAER (EMBRAER, 1988). Em 1986, a 

EMBRAER come^ou a comprar componentes da empresa argentina para o 

EMB-120-Brasilia. A aeronave fez o seu primeiro voo no mes de agosto de 

1990. A entrega das primeiras unidades do CBA-123 € esperada para 1991 

(EMBRAER, 1988). A alian^a com a industria bdlica argentina pode ser pro- 

veitosa para a industria brasileira no futuro 

Em 1989, a AVIBRAS, o maior exportador de armas brasileiro, criou 

uma joint venture (INSCOM) com a China Great Wall Industry Corporation. A 

INSCOM produzir£ satdlites, vefculos de lan^amento, estaqoes terrestre e ante- 

nas (AVIBRAS, 1988a). 

A produ^ao intemacional de material b^lico, no entanto, nao 6 raonopd- 

lio da industria aeroespacial. A ENGESA est^ negociando um contrato de US$ 

5 bilhdes com a Arabia Saudita para co-produqao de 1.500 tanques Osdrio (PE- 

(4) Entrevista com funcion&io da EMBRAER. 
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DREIRA, 1988). Esta erapresa tamblm assinou um acordo autorizando a FMC 

Corporation dos Estados Unidos a produzir os veiculos Cascavel e Urutu, nos 

Estados Unidos (MANNING & HEALY, 1986). Nao sao apenas as "quatro ir- 

mas" (AVIBRAS, EMBRAER, ENGESA e BERNARDINI) que tem instalado 

subsididrias no exterior. A Taurus, principal exportadora de armas leves, expor- 

tando para mais de 60 paises, seguiu o exemplo das lideres da industria abrindo 

uma subsididria nos Estados Unidos. Essa subsidteria raonta kits CKD importa- 

dos do Brasil. De acordo com a Taurus, a subsididria americana tem sido de 

fundamental importancia para melhorar a qualidade t£cnica dos produtos da 

empresa (TAURUS, 1987). 

3. Exportagao 

Como mencionado anteriormente, a industria b6lica tem se caracterizado 

por uma politica agressiva de promo^ao das exportagoes, exportando em m6dia 

80 a 95% da sua produgao total. Em dez anos o Brasil alcan^ou a quinta posi- 

qao entre os exportadores mundiais de armaraentos. 

O conteudo dom^stico do armaraento produzido no Brasil varia em fun- 

gao da empresa e de sua estrat6gia de marketing de exportagao. Por exemplo, a 

EMBRAER apresenta um baixo quociente (ao redor de 50-60%), dado que a 

utilizaqao de partes e coraponentes importados facilita consideravelraente a 

manutenqao de seus avioes no exterior Os produtos da AVIBRAS, no entan- 

to, apresentam um grau muito maior, em torno de 80%, devido ^ natureza e fi- 

nalidade de seus produtos: explosivos, em sua maior parte ^ Os produtos da 

ENGESA variam consideravelmente: os produtos Msicos, como o Urutu e o 

Cascavel, apresentam um conteudo nacional bem superior ao EE-T1 Osorio, 

que utiliza um grande numero de partes e componentes importados, como a tor- 

re As seqoes seguintes concentrar-se-ao na estrat6gia de marketing de ex- 

porta^ao e nos principais produtos e mercados. 

3.1. Exporta^oes: O Processo Decisdrio 

As exporta^oes de armas em v^rios paises sofrem, dada a sua natureza, 

um forte controle. O governo brasileiro controla exportaqoes de armas atrav6s 

da Polftica Nacional de Exporta^ao de Material de Emprego Militar 

(PONAENEM), que delibera sobre a polftica nacional de exportaqoes de mate- 

(5) Entrevlsta com funcion^rio da EMBRAER, 
(6) Entrevisla com funcion^rio da AVI BRAS. 
(7) Entrevista com funcionArio da ENGESA. 
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rial b^lico. Esta politica € definida e coordenada por um grupo seleto: o Presi- 

dente da Republica, a Secretaria Geral do Conselho de Seguran^a Nacional 

(SGCSN), Ministros das For^as Armadas, Ministro das Rela^oes Exteriores 

(Itamaraty), da Fazenda e do Planejamento. Todas as exporta^des de material 

Wlico precisam do aval e aprova^ao desse Conselho. Por exemplo, o Conselho 

deliberou que o material b^lico nao seria exportado para a Africa do Sul, Israel 

ou paises da America Central (ANTUNES, M, 1988). 

3.2. Marketing de Exporta$ao 

As exportaqoes brasileiras de armaraentos apresentam um alto grau de 

diversificaqao: de armas leves a jatos subsonicos de combate (CATTONI, 

1985; ACE, 1987). Aestrat^gia de marketing intemacional da industria 6 uma 

estrategia de "nicho", ou seja, uma estrategia que visa: a) evitar a competigao 

direta com as superpotencias; b) fornecer produtos com tecnologia apropriada a 

paises menos desenvolvidos ou "tecnologia tropicalizada"; c) adaptar os produ- 

tos as especificaqoes dos compradores; d) oferecer assistencia tdcnica local; e) 

oferecer linhas de cr&iito de exporta^ao; f) considerar operaqoes de countertra- 

de; g) nao requerer end-user certificates (garantia de que o produto nao seri re- 

vendido). Essa estrategia de marketing de exportaqao tem aumentado a quota 

do Brasil no mercado intemacional de armas 

No entanto, essa polftica de marketing tem, ocasionalmente, entrado em 

conflito com a politica extema brasileira. A politica de nao se exigir end-user 

certificates para material beiico exportado resultou no fato de o material beiico 

vendido b Libia ter sido repassado para o Ira na Guerra contra o Iraque, tradi- 

cional comprador de armas brasileiras. O Presidente da ENGESA, Luiz Whita- 

ker Ribeiro, defende, no entanto, a posi^ao brasileira: "Eu vendo para um pats 

que revendepara outro... esse 6 um ato soberano que naopode ser controlado 

... [essa acusagdo] 6 um artiftcio inventadopelas grandespotinciaspara limi- 

tar as vendas dos paises menores" Segundo Ohlson e Skons, os grandes ex- 

portadores ocidentais violam regularmente esse princfpio; aldm disso, a 

estrategia de marketing para a exportaqao de armas brasileiras e considerada 

bastante flexivel: "Hoje a transaqdo com armas 6 firmada atravds de um com- 

plexo acordo fmanceiro, transferincia de tecnologia e acordos de compensa- 

qao" (OHLSON & SKONS, 1987, p. 181). 

(8) TURCI (1986); ver tamWm FERRAZ (1987) e ACE (1987). 
(9) RIBEIRO (1985); eotrevista com MacLeans. 
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Linhas de cr^dito, intercSmbio e subcontrata^ao tdm sido usadas para 

vender Tucanos para o Egito, embarcaqoes de patrulha para o Paraguai, armas 

leves para o Canada e carros de combate para o Gabao. Material b£lico tamb£m 

tem sido freqiientemente trocado por petrdleo com o Iraque. Recentemente, o 

Brasil adquiriu submarinos da Alemanha no valor de US$ 200 milhdes atravds 

de uma operagao de interc^mbio envolvendo mindrio de ferro brasileiro 

(SIPRI, 1986, p. 413). 

Aldm de saber "porque" 6 de suma importancia saber "o que" vender em 

qualquer estratdgia de marketing de exporta^ao. Os produtores brasileiros de 

material bdlico alcanqaram um alto grau de flexibilidade no sen design de pro- 

dutos para satisfazer sens clientes da melhor maneira possivel A flexibili- 

dade do design brasileiro tem sido muitas vezes apontada por corapradores 

como um fator importante na competitividade do material bdlico nacional. Ou- 

tro fator importante nas exportagoes sao as vantagens nao relacionadas direta- 

mente a pregos. Em vdrios mercados extemos, afinidades culturais e o status de 

nagao nao-desenvolvida tem desempenhado um papel importante na venda de 

armas 

33. Principals Produtos e Mercados 

O Brasil tem se destacado nos ultiraos anos pela sua performance 

como exportador de armas entre os pafses era desenvolvimento. Na Ta- 

bela 1, o Brasil desponta como exportador para o maior numero de paf- 

ses (24), tendo uma participaqao significativa no Oriente M6dio e se 

constituindo no segundo maior exportador, depois de Israel, com 23,3% 

do total de armas exportadas pelos pafses em desenvolvimento. As ex- 

portaqoes de material bdlico aumentaram rapidamente ap6s os produtos 

brasileiros terem sido testados, em combate, no Oriente M6dio durante 

os anos 1970. O Brasil aumentou sua exportagao de equipamentos era 

1975, depois da instala^ao da IMBEL. As exportaqdes de material b61ico 

estao concentradas era quatro empresas: AVIBRAS, ENGESA, 

EMBRAER e BERNARDINI. Era 1984, a participa^ao da AVIBRAS era 

de aproximadamente 40%; da ENGESA 30%; da EMBRAER 20%; da 

BERNARDINI 5% e outras 5% (ACE, 1987). 

(10) Entrevista com funcion&io da AVIBRAS. 
(11) Entrevista com o Editor do Seguranga & Defesa. 
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TABELAI 

OS DEZ MAIORES OFERTANTES DO TERCEIRO MUNDO DOS 

PRINCIPAIS ARMAMENTOS, 1982-86 

% das Exportagoes N5 de Compradores Principals Compradores 

Totais dos Principals Do Terceiro De Pafses 

Fornecedor Armamentos 

1982-86 

Mundo Industrial izados Rogiao % Pafs % 

Israel 23,9 15 2 OM 38,8 Taiwan 38,1 

Brasil 23,3 24 4 OM 48,3 Iraque 36,7 

Egito 14.1 9 0 OM 89,2 Iraque 89,2 

Jordania 7.3 2 1 OM 91,4 Iraque 88,1 

Libia 7.3 8 0 OM 80,8 Si'ria 47,4 

Cor6ia do Sul 7.2 6 0 EO 43,4 Ma&sia 31,6 

Coreia do Norte 5,5 5 0 OM 95,8 Ira 95,8 

Si'ria 3,3 2 1 OM 98,9 Ira 88,5 

Singapura 2.1 6 0 EO 50,9 Taiwan 40,7 

Indonesia 1.6 3 0 OM 64,3 A. Saudita 64,3 

Notas: EO = Extreme Oriente; OM = Oriente M6dio. 
A participa^ao percentual baseia-se em valores indicatives de tendencia SIPR1, em US$ 
milhoes de 1985. 

Fonte: Adaptado de OHLSON & SKONS (1987, p. 198). 

As exporta^oes brasileiras cresceram dramaticamente: em 1975 atin- 

girara o raontante de US$ 46 milhoes; por volta de 1986 esse raontante tota- 

lizava US$ 3 bilhoes. A precisao desses dados, no entanto, 6 comprometida 

pelo alto grau de sigilo envolvido nessas transaqoes e pelo constante uso de 

pr^ticas de countertrade, A Tabela 2 ilustra a inconsistencia entre os dados 

publicados sobre exportagao de armas. Por exemplo, em 1984 o montante 

das exporta^oes variava de US$ 750 milhoes a US$ 3 bilhoes. Al&n disso, 

os dados da CACEX incluera, no Capftulo 93 da NBM, exporta^oes de mu- 

ni^oes e armas leves, mas nao a exporta^ao de missels, carros de combate 

etc. (12 > 

Enquanto urn nuraero mais exato do volume de exportaqao de material 

bdlico € extreraamente dificil de ser obtido, os dados revelara uma industria di- 

namica, que rapidamente deixou para iris seu status de industria nascente. 

(12) Entrevista com funcionario da CACEX. 
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TABELA2 

EXPORTAQOES BRASILEIRAS DE ARMAMENTOS 

(Valores Estimados em US$ bilh6es)(*) 

Fontes - 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Defense Latin America 

jun/jul 1981; ago/set 1981 1 

Jomal do Brasil (04-09-1984) 1 

Jomai do Brasil (02-06-1984) 

Jomal do Brasil (18-03-1984) 

Jomal do Brasil (29-06-1984) 

Veja (06-06-1984) 

O Gtobo (01 -07-1984) 

Minist^rio das Rela^des Exterior©s 

1.00 

1.00 1.00 

3.00 3.00 

1.00 1.00 1.00 

0.80 

0.75 1.00 1.00 

1.00 

2.00 

1.00 1.50 1.50 

do Brasil, em O Ghbo (19-11-1984) 

Departamento de Estado Norte-America no, 

1.40 

em O Ghbo (19-11-1984) 

CEBRES 

2.60 2.60 

1.80 2.30 3.00 3.00 

Nota: (*) ddlares correntes. 
Fonte: Seguranga & Defesa, n9 3, jan/fev 1985, p. 30. 

A Tabela 3 foraece os dados de exportagao dos dez raaiores exportado- 

res. Ela mostra que ura crescimento substancial da quantidade exportada ocor- 

reu no periodo de maior intensidade do conflito Ira-Iraque -1982-1985. 

Algumas fontes indicam que, em termos de volume, o Brasil se tornou o quinto 

maior exportador de armas em 1986, com vendas para 40 pafses (ACE, 1987). 

Era termos de valor era ddlares, no entanto, as exportaqoes brasileiras alcan^a- 

vam, em 1986, apenas 10% das exporta^oes americanas. 

Em 1986, as exportaqoes brasileiras se concentraram em duas regides: 

Norte da Africa e Oriente M^dio. A concentra^ao de armas nessas regioes se 

deve principalmente ao conflito Ira-Iraque e ao cronico deficit coraercial do 

Brasil com os palises exportadores de petrdleo da regiao. O Brasil tem usado as 

exporta^des de armas para contrabalanqar as importa^oes de petrdleo. O Qua- 

dro 2 ilustra os maiores mercados para o material bdlico nacional. Na Amdrica 

Latina, o Chile e a Coldmbia tdm sido os maiores compradores. Como mostra a 

Tabela 4, o Chile importou da ENGESAaproximadamente 500 vefculos blinda- 

dos. A Argentina, na segunda metade dos anos 1980, csli se constituindo, tam- 

Wm, em ura importante parceiro comercial e tecnol6gico. 
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TABELA3 

EXPORTAQOES BRASILEIRAS DE ARMAS E MUNigOES 

(US$ Milhoes) 

Empresas 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

ENGESA 54.00 18.90 128.20 179.40 194.10 159.80 53.90 

AViBRAS 6.40 3.40 3.80 6.60 19.50 197.20 167.20 

EMBRAER 3.10 0.90 17.80 4.70 0.50 0.30 

FN do Brasil 1.80 4.80 8.60 3.10 1.80 1.50 1.90 
TAURUS 1.80 5.60 2.70 1.60 3.00 5.10 
CBC 2.30 2.30 2.00 1.90 3.40 2.70 2.60 
CBV - 7.30 9.50 
IMBEL 6.60 1.20 2.20 1.70 2.00 
BRITANITE 0.40 - 4.10 - 

MERCEDES BENZ 2.10 1.10 0.10 
OUTRAS 1.50 1.40 0.10 1.20 2.10 4.40 1.70 

Fonte: Associagao Brasileira das Industrias de Materiais de Defesa (ABiMDE), 1988. 

QUADRO 2 

EXPORTAgOES BRASILEIRAS DE ARMAMENTOS - 

PRINCIPAIS MERCADOS E CLIENTES 

Regioes Pai'ses 

America Latina Argentina, Bolivia, Chile, Coldmbia, Costa Rica, 
Equador, DNF, Guiana, Honduras, Panama, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela 

Africa Angola, Argdlia, Egito, Gabao, Libia, Marrocos, 
Mozambique, Nigeria, Togo, Tunisia, Zimbabwe 

Oriente Medio Arabia Saudita, Chipre, Emirados Arabes Unidos, 
Ira, Iraque, Kuwait, Catar 

Extreme Oriente fndia, China, TailSndia 

Europa Franza, Portugal, Reino Unido 

Fonte: INFOSTRAT1, ACE, 1986. 

As exporta^oes para a Africa tem se concentrado na Arg&ia, Egito e Li- 

bia. Outros compradores incluem Nigeria, Mozambique e, especialmente, An- 

gola. Em 1986, a Arg^lia estava negociando urn pacote de armas no valor de 
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US$ 400 milhoes, que inclufa EE-11 Urutu, EE-9 Cascavel e transferencia de 

tecnologia. Em 1988, a Libia estava considerando a compra de um pacote de 

armas avaliado em US$ 2 bilhoes, incluindo o EE-T1 Osdrio MET e misseis 

Leo e Piranha (PEDREIRA, 1988). 

TABELA4 

PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS 

BRASILEIRAS DE ARMAMENTOS 

Empresa Regl6o/Paf« Quantidad© 
Exportada 

Produto Ano 

ENQESA America Latlna 
. Argentina 

Bolfvia 
Colombia 
Chile 

Guiana 
Paraguai 

. Surinam© 
Uruguai 

. Venezuela 
Africa 
. Angola 

. Arg^lia 

Gabao 
Libia 

Mozambique 
Marrocos 
Nigeria 
Togo 
Tunfsia 

. Zimbabwe 
Orient© Medlo 
. Arabia Saudita 

10 

100 
200 
300 

2000 
200 

1000 

60 
100 

Chipre 
Emirados Arabes Unidos 
IrA 
Iraque 1.300 

1000 
500 
300 
400 

Kuwait 
. Catar 
Extreme Orient© 
. China 

India 
. TaJIAndia 
Europe 

Portugal 

1982 

1981 

1982 

1983 

1986 
1981 
1985 

EE-9 Cascavel 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel © EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel 
EE-11 Urutu 
EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 
Produtos desconhecldos 
EE-9 Cascavel, EE-11 Urutu e Jararaca 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 

Caminhoes 
Jipes 
EE-9 Cascavel 
Osorio 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 1981/84 
Osorio 1984 
Caminhdee © Jipes 
EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel 
EE-9 Cascavel 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel 

EE-9 Cascavel 
EE-11 Urutu e Osorio 1981 /85 
EE-9 Cascavel, EE-11 Urutu e Jararaca 
EE-d Cascavel e EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel 
EE-9 Cascavel, 1979/86 
EE-11 Urutu, 1979/84 
Jararaca, 1982/84 
Osorio 1986 
Ogum 1986 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 

EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel © EE-11 Urutu 
EE-9 Cascavel 

EE-9 Cascavel © EE-11 Urutu 
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Empresa Regiao/Pai's Quantidade Produto Ano 

Exportada 

EMBRAER America Latlna 
. Argentina 11 Xavante 1982 

2 Bandeirante Patrulha (BP) 
Chile 3 Bandeirante 1986 

6 B.R 1977/79 
Honduras 12 Tucano 1984/86 
Panama 20 Tucano 1986 
Paraguai 10 Xavante 1979 

Bandeirante 1983 
Peru 25 Tucano 1986 

. Venezuela 30 Tucano 1985 
Africa 
. Angola 2 B.R 1986 

1 Bandeirante Carga 1986 
Egito 120 Tucano 1984 
Gabao 3 Bandeirante 1980 

1 B.R 1980 
. Togo 6 Xavante 1982 
Orient© Medio 
. Iraque 80 Tucano 
Europa 

Franga 41 Xingu 1982 
Reino Unido 135 Tucano 1985 

AVIBRAS Orient© Medio 
Iraque 38 Astros ll-SS-30 1985/86 
Arabia Saudita Astros ll-SS-40 

Africa 
(nao confirmados) 1986 

Libia 15 Astros ll-SS-40 
(negociados) 
Astros ll-SS-33-60 1987 
(negociados) 

Custo Estimado de Vendas; 
EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu: US$ 500.000/800.000 mil 
EE-11 Osorio: US$ 1.5/2.0 mil hoes 
Tucano: US$ 1.3/1.5 milhoes 
Sistemas Astros: US$ 10 milhoes 

Fontes: Seguranga & Defesa , n® 3, jan/fev 1985, p. 31-35; INFOSTRAT1, ACE, 1986, 
EMBRAER, 1985; SIPRI Yearbook, 1986© 1987; Jomaldo Brasil, 18-10-1987, p. 22. 

O Iraque tornou-se o maior consumidor de material bdico brasileiro, ad- 

quirindo urn numero expressivo de carros de combate da ENGESA, tais corao 

o EE-3, EE-9 e EE-11 Urutu, al^m de um grande numero de produtos da 

AVIBRAS e EMBRAER. A Arabia Saudita e a China despontam como merca- 

dos promissores para a industria nacional. O acordo de cooperaqao tecnoldgica 

firmado com a China em 1989 (INSCOM) aponta na direqao de futuras vcndas 

de armas brasileiras para aquele pais. 
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A industria nacional tem tamb£m tido resultados favor^veis era merca- 

dos de paises desenvolvidos. Em 1985,130 T-27 Tucano forara adquiridos pela 

Royal Air Force; foi a priraeira venda de avioes brasileiros para um pafs-mem- 

bro da OTAN. Essa venda pode resultar em vendas adicionais para outros 

membros da OTAN, em virtude dos recentes esforqos de homogeneizagao do 

material bdico usado por seus membros. Os Estados Unidos, por exemplo, i&m 

considerado a possibilidade de aquisiqao de 500 T-27 Tucano (ACE, 1987), 

4. O Papel Catalisador do Estado 

A industria brasileira de armamento, ao contrdrio do que ocorre era mui- 

tos paises em desenvolvimento, 6 predominantemente privada (MOODA, 

1980; WULF, 1983), No entanto, o Estado tern tido uma participagao vital no 

desenvolvimento, organiza^ao e estrutura da industria b^lica. O govemo tem 

desenvolvido e coordenado agencias que apdiam e regulam a industria, incluin- 

do a IMBEL, os Centros de Pesquisa das For^as Armadas, o BNDES, CACEX 

e FINER Proenga Filho, por exemplo, raenciona que o grau de coordenagao e 

interagao na industria de armamento supera todos os outros arranjos industriais 

entre o Estado e o setor privado (PROENQA FILHO, 1985). 

4.1. Centros de Pesquisa e Desenvolvimento 

Os institutes militares de pesquisa tem desempenhado um papel funda- 

mental no crescimento da industria. A Forga A^rea e o Ex^rcito tem formado e 

treinado geraqoes de engenheiros e cientistas desde a d6cada de 1940, capaci- 

tando o pais a desenvolver, anos ma is tarde, a tecnologia prdpria para a indus- 

tria de armamento (MENEZES, 1984), Os institutes militares tamb^m tem sido 

fomecedores de tecnologia para o setor privado, sendo que uma grande maioria 

das inova^oes tecnoldgicas desenvolvidas pelo setor privado tem se beneficia- 

do da assistdncia t&mica de um dos trds centros militares de pesquisa: CPA, 

CTEx e o CPqM. 

O Centro Tecnoldgico da Aerondutica (CTA) foi estabelecido em 1945 e 

hoje eraprega aproximadamente 7.000 pessoas. Cinco institutos estao subordi- 

nados ao CTA(veja Figura 1): 1) o ITA(lnstituto Tecnoldgico da Aerondutica) 

treina engenheiros aeroespaciais e realiza pesquisa bdsica; 2) IPD concentra 

seus esforqos na ^rea de pesquisa e desenvolvimento; 3) o Institute de Ativida- 

des Espaciais (IAE) estd encarregado da pesquisa e desenvolvimento de mate- 

424 Est.econ., Sao Paulo, 20(3):407-437, set.-dez. 1990 



Haul de Gouvea Neto 

rial b^Iico para a aerondutica; 4) o Instituto de Estudos Avanqados (lEAv) pro- 

move estudos na <irea de laser e tecnologia nuclear; e 5) o IFI 6 o instituto que 

fomenta e coordena a industria aerondutica. O IFI funciona como uma ponte 

entre os institutos de pesquisa da aerondutica e o setor privado. Finalmente, o 

ITA tem tido uma forte infludncia era empresas como a EMBRAER, jd que 

grande parte dos seus engenheiros foram alunos do ITA O CTA tamb^m 

tem ampliado seu campo de pesquisa; em 1988 o CTAajudou a 6rbita a desen- 

volver o sofisticado "Piranha" (MA-A1), um mfssil ar-ar (ACCIOLY, 1988). 

0 Instituto de Pesquisa do Exdrcito, CTEx, foi fundado em 1977. A Fi- 

gura 1 mostra que o CTEx estd subordinado a Secretaria de Ciencia e Tecnolo- 

gia do Exdrcito. A secretaria 6 composta pelo Instituto Militar de Engenharia 

(IME), Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD), Instituto de Normas e 

Informdtica e o Instituto de Incentive ao Setor Privado. O CTEx nao cobra pela 

tecnologia que transfere ao setor privado. Um dos projetos em desenvolvimen- 

to 6 um microship que sera utilizado no controle e orientaqao de raisseis. O 

Exercito tem seguido o PGPDEX, que e um piano geral que guia os esfor^os 

do exercito no desenvolvimento de tecnologia nacional (OLIVEIRA et al.y 

1986). 

O desenvolvimento tecnoldgico na industria belica brasileira nao tem, 

por^m, seguido um processo paralelo. O Exercito e a Aeronautica tem despon- 

tado na lideranqa tecnoldgica, enquanto a Marinha, era parte por razdes histdri- 

cas, apresenta resultados raenos satisfatorios. Ferreira argumenta que, desde a 

Revolta da Marinha, o govemo brasileiro tem minimizado o seu papel, relegan- 

do-a a um segundo piano (FERREIRA, 1984). A Marinha tem lutado para mu- 

dar esse status, desenvolvendo projetos inovadores como o submarino nuclear. 

A discrepancia entre as For^as Armadas tem tambdra outras origens. A Mari- 

nha, no passado, foi pouco flexfvel em aceitar colaboragao extema no desen- 

volvimento de seus projetos. O Exdrcito e a Aeronautica, ao contr^irio, tdm 

coordenado seus esforqos tecnoldgicos com o setor privado Aldm disso, 

recenteraente a Marinha repensou sua estratdgia tecnoldgica; com assistencia 

da IKL aleraa estd desenvolvendo dois submarinos nao nucleares; e com a 

USP/IPEN desenvolve um reator nuclear para ser usado no primeiro submarino 

nuclear brasileiro (GUERRANTE, 1988; MALTA, 1988; PESCE, 1988). 

(13) Entrevista com funckm^rio da EMBRAER. 
(14) Entrevista com o Editor d© Seguranga & Defesa. 
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Fonte; IMBEL, 1988. 
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4.2. Financiamento 

Os 6rgaos encarregados do financiamento da produqao e da comerciali- 

zaqao de material b^lico sao: BNDES, Banco do Brasil, CACEX e FINER O 

BNDES e o Banco do Brasil contam com linhas de cr&lito para empresas in- 

dustrials de armamento. Em 1987, por exeraplo, a ENGESA conseguiu um fi- 

nanciamento da ordem de US$ 165 milhoes. O Banco do Brasil emprestou US$ 

100 milhoes e o BNDES US$ 65 milhoes a taxas de juros subsidiadas 

(WAACK, 1987; VEJA, 1987, p. 102-103). 

A FINER tern financiado ativamente alguns projetos de pesquisa de ex- 

trema relevancia para a industria b61ica. Atualmente, a FINER tern apoiado pes- 

quisas na drea de microeletronica, um dos entraves ao desenvolvimento 

tecnoldgico da industria. No passado, a FINER esteve envolvida no desenvolvi- 

mento do EMB-312 Tucano e do sistema AVIBRAS Astros II. O Quadro 3 

apresenta uma amostra de empresas envolvidas na industria de armamento, 

que estao sendo beneficiadas pelos financiamentos para P & D da FINER. E, 

finalraente, a CACEX aloca linhas de cr&iito para venda de material b&ico 

ao exterior, 

QUADRO3 

EMPRESAS BELICAS FINANCIADAS PELA FINER, 1987 

Empresa Projeto/Produto Financiado 

Elebra Microeletronica Projeto integrado de Planta-Piloto em Microeletr6nica 
Engesa Desenvolvimento do MBT-EET1 Os6rk> 
Labo Eletronica Desenvolvimento de Produtos 
Metal Leve Centro de Pesquisa; Desenvolvimento de Planta-Piloto 

em Moldagem de Pistao 
Co ester Sistema de Transporte 
Tecnasa Eletronica Desenvolvimento de Nova Tecnologia em RadionavegaQao 
Scopus Tecnologia Desenvolvimento de Rede Local 
Elebra Telecomunicaqoes LaboratcSrio de Integragao de Software 
CBV Industria Mec£nica Desenvolvimento de Produtos 
Cobra Computadores Sistema Operacional 

Tecnasa Desenvolvimento de Sistema VDFVDME para Radionavegaqao 
Acesita Treinamento de Pessoal de Nivel Superior 
Industrias Fteunidas Caneco Sistema CAD/CAM 

Fupresa Hitchlner Importa^ao de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
para Produtos de Alta Tecnologia 

Fonte; Compilado do Relatdrio Anual da FINER, 1987 e da Comissao Brasilelra do 
Defesa, 1987 
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5. O "Trip^" da Industria B61ica 

A estrutura da industria de armamento combina empresas estatais, nacio- 

nais privadas e subsididrias de empresas multinacionais. As firmas de material 

b^lico, era nuraero superior a 650 (AVIAQAO, 1987), estao virtualmente em 

todos os setores da economia brasileira e, em sua maioria, se concentram era 

quatro Estados: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

5.1. Empresas Estatais 

As empresas estatais sao encontradas nos tres bra^os das Fondas Arma- 

das brasileiras. Como produtoras de material b&ico, as estatais sao mais rele- 

vantes na industria aeron^itica. A EMBRAER, a maior empresa estatal na 

industria b61ica, projeta e produz toda uma faraflia de aeronaves avangadas: de 

avioes para agricultura a avioes a jato de combate. A EMBRAER tamb^ra pro- 

duz uma grande variedade de aeronaves era cooperaqao com a firma americana 

Piper (EMBRAER, 1985). 

O r^pido sucesso dom6stico e internacional da EMBRAER se deve, em 

grande parte, h sua postura flexivel quanto a joint-ventures e acordos de licen- 

ciamento durante os anos 1970, o que Ihe permitiu, por exemplo, adquirir tec- 

nologia de montagem da empresa italiana Aermacchi, t6cnicas de venda da 

Piper, e um grande numero de partes e coraponentes, como trens de aterrissa- 

gem da firma francesa Eran (EMBRAER, 1985; FINEP, 1987). Alem disso, o 

design de seus avioes perraite que sejam usados tanto era versao civil como mi- 

litar, proporcionando ao comprador uma grande variedade de usos para os pro- 

dutos da EMBRAER. 

A EMBRAER foi a priraeira empresa de um pais em desenvolvimento a 

produzir um aviao a jato de combate - o AMX. Esse aviao nao tem competido- 

res na sua categoria, e estd entrando no mercado no momento em que produtos 

competitivos estao ficando obsoletos (NATIVI, 1985). Dando continuidade a 

sua expansao, em 1988 a EMBRAER anunciou pianos para infcio de pesquisa 

com a finalidade de se produzir um aviao de combate supersonico, o MFT-LF 

(WAACK, 1987; GODOY, 1987; ANTUNES, A., 1988). 

Esta empresa exporta para cinco continentes e, em 1985, estava colocada 

entre as seis maiores produtoras de aviao no raundo (EMBRAER, 1985). Em 

um curto espaqo de tempo, foi capaz de corapetir em escala mundial e sobrepu- 

jar barreiras ^ entrada era uma industria extremaraente competitiva. Por exem- 
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exemplo, o Tucano, com 556 unidades vendidas a vdrios paises, € o treinador 

para pilotos de ca^a mais vendido no raundo na sua categoria, superando con- 

correntes suiqos, ingleses e australianos (SAMPAIO, 1987; EMBRAER, 1988). 

5.2. Setor Privado 

O setor privado brasileiro, ao contrdrio de outras industrias b61icas de 

paises era desenvolvimento, como a Argentina (LOONEY, 1986), tera uma par- 

ticipaqao vital na industria brasileira. Aindustria b61ica brasileira tern oferecido 

ao setor privado a possibilidade de aumentar a taxa de utilizaqao da capacidade 

de suas f^bricas, ura meio de compensar quedas no consumo dom6stico de sens 

produtos, e de criar potencialmente novos mercados externos para sens produ- 

tos. Por exemplo, a Metal Leve, originalmente fomecedora de pistoes para a 

EMBRAER, atualmente exporta pistoes diretamente para os Estados Unidos. 

A AVIBRAS e a ENGESA sao as empresas lideres do setor privado na 

industria b^lica. Fundada em 1961, a AVIBRAS desenvolveu uma vasta expe- 

riencia no campo aeroespacial, com uma famflia de misseis ar-terra, terra-terra 

e sondas de pesquisa (GODOY, 1988). No imcio da d^cada de 1970, a tecnolo- 

gia e a experiencia adquirida no desenvolvimento de sondas de pesquisa foi di- 

recionada para pesquisas railitares (FREITAS, 1987). A AVIBRAS tem 

integrado e verticalizado suas operaq5es, criando subsidiarias nos setores ele- 

tronico, qmmico, de pesquisa espacial e de comunica^oes (AVIBRAS, 1989b e 

1989c). Suas subsidiarias produzem radares e esta^oes de rastrearaento, sendo 

que as subsidiarias Tectran e Tectronica produzem sistemas especiais de trans- 

porte e carros eletricos (AVIBRAS, 1989b). A AVIBRAS tem se concentrado 

em mercados externos e, nos anos 1980, 80% de suas receitas eram provenien- 

tes de vendas intemacionais 

Asegunda maior empresa privada no setor 6 a ENGESA, que na deca- 

da de 1980 estava classificada como a segunda maior produtora de vefculos 

de combate blindados a roda no mundo (MARTIN, 1985; ANTUNES, A., 

1988). Tendo iniciado suas atividades como produtora de bombas para cam- 

pos de petroleo, a ENGESA desenvolveu, posteriormente, ura tipo de sus- 

pensao que, em 1968, coraeqou a ser utilizado pelo ex6rcito brasileiro. 

Desde entao, a companhia comeqou a desenvolver uma linha de carros de 

combate (HAMMOND, 1988). 

(15) Entrevista com funcionirio da AVIBRAS. 
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A partir dos anos 1980, a ENGESA produz e exporta uma grande varie- 

dade de produtos: tanques de combate (main battle tanks), transportadores de 

tanques, muniqoes, sistemas de comunica^oes e "guerra eletrdnica", entre ou- 

tros produtos (ENGESA, 1989a). A ENGESA tern, no momento, 17 subsidi^- 

rias cobrindo uma gama variada de produtos e empregando 12.000 pessoas 

(ENGESA, 1989b). 

Seus produtos sao reconhecidos mundialmente por sua resistencia, baixo 

custo, facilidade de operaqao e adaptabilidade a terrenos e climas encontrados 

na maior parte dos pafses em desenvolvimento. Seus produtos de maior sucesso 

internacional sao o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, exportados para 35 pafees. 

A ENGESA tem concentrado suas vendas era pafees em desenvolvimento, 

aproveitando faixas de mercado nao exploradas por produtores de paises desen- 

volvidos. Grande parte de suas exportaqdes 6 feita pela sua trading - a EN- 

GEXCO ^16l Dando prosseguimento & horizontalizaqao de suas atividades, em 

1987 a ENGESA juntou-se ^ EMBRAER e h IMBEL para a produ^ao de rafe- 

seis, fundando a 6rbita (FOSS, 1987). 

53. Empresas Multinacionais 

Subsidi^rias brasileiras de empresas multinacionais constituem o terceiro 

elemento do Xnp6 da industria de defesa. O seu papel, que h primeira vista pa- 

rece ser restrito, 6 de fato vital, porque elas fornecem componentes e tecnologia 

atrav^s de subcontratagao e acordos de licenciamento, al6m de investimentos. 

Em 1987, 159 empresas multinacionais estavam envolvidas na industria 

b&ica brasileira. As americanas constituem o maior grupo, seguidas pelas euro- 

p&as e japonesas. Existe uma certa especializa^ao entre essas empresas: as 

francesas e italianas estao concentradas em atividades aeroespaciais, enquanto 

empresas inglesas estao, em sua maior parte, voltadas para a industria naval. 

Empresas americanas, alemas, japonesas e suecas apresentam um grau maior 

de diversifica^ao era suas atividades (GOUVEA, 1989). 

Na sua grande maioria, as empresas multinacionais produzem produtos 

de uso civil e de uso militar (WILLIANS, 1986). Na industria de transporte, a 

ENGESA compra motores e componentes da GM, Perkins, Mercedes Benz e 

Saab Scania. A Volkswagen e a Toyota tamb^m fornecem motores e peqas para 

fabricantes de vefculos militares (GOUVEA, 1989). 

(16) Entrevista com funcbn^rio da ENGESA. 
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As empresas multinacionais tamb^m estao presentes na industria atrav£s 

de joint-ventures. Por exemplo, o AMX da EMBRAER esti sendo desenvolvi- 

do com a participaqao de duas firraas italianas: a AERMACCHI e a 

AERITALIA; 48% do trabalho 6 realizado por esta ultima; 30% pela 

EMBRAER e 22% pela AERMACCHI (EMBRAER, 1985). No infcio de 

1987, a EMBRAER iniciou negociaqoes com a McDonell Douglas para a pro- 

dugao de um aviao a jato para passageiros, que iri competir com o AIRBUS e a 

BOEING. 

As multinacionais tamb^m investera era empresas nacionais de material 

b&ico. Por exemplo, a Volkswagen 6 o raaior investidor privado na 

EMBRAER (TUOMI & VAYRYNEN, 1982), a Phillips tem uma joint-venture 

com a ENGESA - a ENGETRONICA - e a AEROSPATIALE tem participagao 

na HELIBRAS (CATTONI, 1985). 

A relutancia das empresas americanas era transferir tecnologia ^s empre- 

sas brasileiras vai aumentar a participaqao das empresas europ&as na industria. 

Na d^cada de 1980, os europeus tem se destacado na transferencia de tecnolo- 

gia para as empresas nacionais, sem impor restriqoes sobre a venda desses pro- 

dutos. Os americanos, ao contriirio, impoem uma s^rie de condigoes para o seu 

envolvimento na industria, como embargo de armas para um dos melhores 

mercados brasileiros, a Libia, e o uso de end-user certificates (VAZ CARNEI- 

RO, 1989), uma das peqas-chave na venda de material bdlico nacional. 

6. Desenvolvimentos Futures 

Em 1987, a industria b&ica brasileira entrou em uma nova fase. Quatro 

medidas foram iroplementadas visando facilitar o salto tecnoldgico necessdrio e 

proraover um grau maior de corapetiqao dentro da industria. Priraeiro, foi ini- 

ciada uma nova polftica industrial, forqando produtores finais a competirem en- 

tre si, e quebrando a priitica de se alocarera fun^oes especfficas na industria, 

importante elemento para atrair firmas no momento de sua criaqao. Um bora 

exemplo 6 a formagao da 6rbita; pela primeira vez duas empresas produzem li- 

nhas sirailares de produtos - raisseis. Em segundo lugar, as empresas multina- 

cionais passaram a ter um papel de maior destaque na industria, aprofundando 

os lagos internacionais. Mais do que nunca sao estreitados os lagos com produ- 

tores europeus de material b&ico, visando aumentar a sofisticagao tecnoldgica 

do material b^lico brasileiro. A intensificagao da integragao internacional da in- 

dustria € uma clara evidfincia dos primeiros sinais da exaustao de sua primeira 
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fase, na qual a tecnologia de uso dual proporcionou um i4pido cresciraento. Em 

1987, como sinal de uma nova fase, o Groupement des Industries Fran^aises 

Aeronautiques et Spatiales (GIFAS) promoveu o priraeiro evento aeroespacial 

no Brasil (BECK & LAPA, 1987). 

Em terceiro lugar, a industria est£ sendo obrigada a abandonar a sua es- 

trat£gia iniciai de crescimento - o uso extensivo de componentes j£ em produ- 

9ao pela industria brasileira - visando a aumentar a competividade do material 

b^lico nacional nos mercados extemos. Um mercado extemo mais competitivo, 

onde vdrios pafses, como a Cor^ia do Sul, passaram a usar a estrat^gia brasilei- 

ra, forqa a industria nacional a aprofundar o conteudo tecnoldgico de seus pro- 

dutos. O infcio de uma nova fase de crescimento iri possivelmente diminuir os 

efeitos de spill over na economia dom^stica. Indicadores do redirecionamento 

tecnoldgico da industria sao o Osdrio da ENGESA e os mfsseis bahsticos 

SS-300 e SS-1000, da AVIBRAS (COHEN, 1987; GODOY, 1988). 

Em quarto lugar, o govemo brasileiro resolveu aumentar o orqamento 

das Forgas Armadas, o que vai ter importantes irnplicagoes para o desenvolvi- 

mento de novas tecnologias no setor. O piano de modernizagao das Forgas Ar- 

madas foi iniciado na segunda metade dos anos 1980. Sendo referido como 

FT-90, o piano visa a modemizagao e a profissionalizagao das Forgas Armadas 

e tamb£m a aumentar esforgos tecnoldgicos em ^reas-chave para a industria 

(COHEN, 1987). Um dos pontos do programa objetiva aumentar a capacitagao 

brasileira no campo nuclear. H^ indfcios de que a Marinha desenvolve um pro- 

grama nuclear paralelo, al^m de planejar o desenvolvimento do primeiro sub- 

marino nuclear brasileiro (PESCE, 1988). 

Outro aspecto iraportante 6 a uniao da Forga A^rea e do Ex&eito em es- 

forgos tecnoldgicos conjuntos para o desenvolvimento do missel SS-300 da 

AVIBRAS; o CTA desenvolve o SS-1000, o primeiro missel balistico nacional, 

capaz de alcangar alvos a 1.200 quildmetros, podendo atingir vdrios patses lati- 

no-americanos (PIVA, 1986; FRE1TAS, 1987). £ de se esperar tamb6m um 

maior grau de coordenagao entre as politicas da industria de informdtica e da 

industria b&ica. Como mencionado anteriormente, a industria de infomUitica 

foi desenvolvida como resultado de esforgos na industria b&ica (EVANS, 

1986). Acredita-se que uma informiltica dinSmica e relativamente auto-sufi- 

ciente 6 uma condigao sine qua non para o futuro da industria b^lica. As maio- 

res empresas do setor - ENGESA BERNARDINI e AVIBRAS - tfim buscado o 

desenvolvimento de software prdprio. A BERNARDINI, por exemplo, inaugu- 
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rou recentemente duas unidades de pesquisa no campo de inform&ica, visando 

desenvolver hardware e software. Os esfor^os tecnologicos nessa ^rea tem 

dado frutos e vdrios sistemas computacionais usados era produtos da 

AV1BRAS, como o Astros II, foram desenvolvidos no Brasil (BECK & LAPA, 

1987). 

A despeito dessas conquistas, a industria ainda conta com uma serie de 

barreiras tecnoldgicas. Por exemplo, ainda nao conta com uma tecnologia de 

ponta na ^rea de navegagao inercial necessiria para desenvolver misseis mais 

sofisticados, e tecnologia na drea de microeletronica, al&n de nao contar com o 

know-why indispens^ivel k integraqao de sistemas eletronicos em ca^as superso- 

nicos (DAGNINO, 1984; WAACK, 1987). 

A industria tambdm encontra restriqoes externas para seu crescimento. 

Na d^cada de 1980, teve de lutar contra vdrias barreiras tecnologicas, como o 

embargo na venda de tecnologia e computadores de uso militar. Os Estados 

Unidos tem restringido a venda de supercomputadores ao Brasil e tem pressio- 

nado o Japao e a Alemanha a adotarem medidas semelhantes. Em abril de 

1988, Canada, Inglaterra, Franca, Italia, Japao, Estados Unidos e Alemanha as- 

sinaram um contralo impondo restri^oes a venda de tecnologia de misseis a pal- 

ses em desenvolvimento, incluindo o Brasil (KAPSTEIN et. ai, 1988). Essas 

medidas tem atrasado, consideravelmente, os programas aeroespaciais 

brasileiros. 

Conclusao 

O rdpido desenvolvimento da industria b^lica foi o resultado de motiva- 

qoes politicas e economicas. O papel catalisador do Estado e das empresas esta- 

tais foi vital para a criaqao da industria e para o desenvolvimento de tecnologia 

militar nacional. A criaqao de um "trip^" onde empresas estatais, privadas e 

raultinacionais coexistera foi de suma iraportancia para a viabilidade e maturi- 

dade da industria, era um curto espa^o de tempo. Essa combinaqao tamb^m 

permitiu ^ industria o uso de tecnologia dual na sua primeira fase, reduzindo os 

custos de produqao de material b^lico e aumentando sua competitividade inter- 

nacional. Finalmente, as estratdgias simultaneas de aumentar a auto-suficiencia 

e de promo^ao de exportaqoes colocarara este ramo industrial na competi^ao 

internacional e providenciaram os fundos necessdrios para financiar mais in- 

vestimentos. 
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Este artigo tamblm apresentou eviddncias mostrando que em algumas 

experidncias o setor privado beneficiou-se de fa tores extemos proporcionados 

por empresas estatais, indicando que o Estado e o setor privado podera reforgar 

mutuamente sua performance e competitividade nos mercados extemos. 

O futuro da industria vai ser condicionado por quatro fatores. Primeiro, 

pelo o acesso a novas tecnologias que 6 vital para o salto tecnoldgico da indus- 

tria brasileira. No entanto, barreiras tecnol6gicas impostas por pafses desenvol- 

vidos t^ra limitado o acesso a supercomputadores com uso na drea de 

desenvolvimento de material b^lico e tecnologias no carapo de mfsseis. Segun- 

do, pelos conflitos existentes entre a polftica de exportagao da industria e a po- 

litica externa brasileira que podera levar a restriqoes nas exporta^oes 

(SIMONS, 1988). Terceiro, devido k grande depend^ncia das exportaqoes a 

qual afetou consideravelraente a industria em 1989. Quarto, com o fim do con- 

flito entre o Ira e o Iraque as exportaqoes para o maior mercado brasileiro - o 

Iraque - foram afetadas. A AVIBRAS, por exemplo, apresentou um decr^scimo 

de 50% em suas exportaqoes, acontecimento este que resultou era demissoes da 

ordem de 33% na referida empresa. A ENGESA demitiu 1.200 e a 6rbita tara- 

b^m reduziu seu numero de empregados pela metade Adivida do governo 

iraquiano com as duas maiores empresas de armamento - AVIBRAS e 

ENGESA - estimada ao redor de US$ 200 mil hoes - colocou-as em uma posi- 

qao vulner^vel no inicio do ano de 1990 (VISAO, 1990). 

Desta forma, a industria b&ica nacional encontra-se era um momento de- 

cisivo e crftico de seu desenvolvimento. As estrat6gias a serem seguidas no fu- 

ture irao determinar sua sobreviv^ncia. Uma das opqoes a serem discutidas serd 

certamente a transferencia de parte de suas atividades para o setor privado, se- 

guindo o exemplo das industrias b^licas americana, europ&a e sovi6tica. A ma- 

triz estrat^gica a ser seguida pelas empresas nacionais iri ser a grande 

respons^vel pelo futuro da industria nacional. 
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