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Este libro “Las ciencias humanas y el análisis sobre fenómenos sociales y 
culturales”, resultado de varios investigadores que construyen esta obra, parten 
de la reflexión, resignificando su experiencia académica. 

El capítulo 1, José Nino Hernández Magdaleno, Diana Irely Aguilar 
Pineda y Sergio Alejandro Sanchez Rodriguez pretenden aportar el denominado 
Plan de Emergencia Escolar para apoyar a las instituciones educativas en los 
diferentes niveles a través de clases remediales entre pares con el fin de lograr 
la democratización educativa e incrementar el nivel académico.

El capítulo 2, Angel Salvatierra Melgar, Santiago Aquiles Gallarday Morales 
y Johanna Tomasa Guillermo Marcelo detectan los rasgos de los escenarios 
futuribles del docente universitarios, para el efecto, se han identificado a 
informantes claves entre decanos y docentes de manera intencionada, el recojo 
de los datos mediante la entrevista permitió detectar los indicadores futuribles 
del desempeño docente.

El capítulo 3, María Paz Casanova Laudien, Alejandro Enrique Díaz 
Mujica, Paulina Andrea Soto Vásquez y Margarita Elizabeth López Villagran, 
reflexionan sobre las vivencias de los jóvenes que han atravesado la experiencia 
del abandono no asumido, estudiar los significados de la experiencia y explorar 
las circunstancias personales o contextuales que explican esta respuesta al 
fracaso académico.

En el capítulo 4, Fabio Moreira Meira presenta una visión general de la 
historia y el estado actual del régimen nuclear, tanto a nivel multilateral como 
nacional. El trabajo se enfoca en el discurso y el manejo de la política exterior 
brasileña al vincularse a instrumentos jurídicamente vinculantes (ley dura), como 
el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Constitución Federal de 1988 y el 
Tratado de Tlateloco.

En el capítulo 5, Paula Bastida-Molina , Yago Rivera, María Pilar Molina 
Palomares y Elías Hurtado-Pérez describen una nueva metodología para el 
aprendizaje práctico en la enseñanza universitaria basada en la docencia inversa 
y el trabajo colaborativo. Este nuevo método se ha aplicado a una práctica de 
laboratorio de la asignatura Máquinas Eléctricas del Máster Universitario en 
Ingeniería Mecatrónica (MUIM) de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

En el capítulo 6, Illiana Stephanie Arias Salegio refleja acerca una 
docencia comprometida con el proceso formativo integral de los estudiantes de 
educación superior. Por tal razón, se expone la necesidad del diseño de una 
estrategia que implique la inclusión de métodos en las carreras universitarias, 
que favorezcan una formación científica con enfoque social.

En el capítulo 7, Darvi Damiston Ternera Sosa objetiva construir una 
propuesta pedagógica que promueva la reflexión para el desarrollo de un 
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pensamiento crítico del estudiante de básica secundaria enfocado en la narrativa 
literaria colombiana del siglo XXI sobre el conflicto armado, en las instituciones 
educativas públicas de la ciudad de Medellín. 

En el capítulo 8, Escamilla Regis Daisy y  Martínez Bahena Elizabeth 
pretenden mostrar las implicaciones que el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
en el ámbito de la educación.

En el capítulo 9, Maria Assumpta Giralt Prat pretende estructurar y 
organizar talleres de Educación Emocional según el modelo del GROP, grupo de 
investigación en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, 
aplicados a ámbitos de aprendizaje y práctica de lenguas, ya sean propias, 
segundas lenguas o lenguas extranjeras.

En el capítulo 10, Mónica María Zapata Londoño analiza el concepto 
de comprensión del conflicto armado en Colombia en transversalización con 
la memoria histórica, mediante la tríada de conceptos, tales como: ciudadanía, 
memoria y comprensión. 

En el capítulo 11, Jheimy Pacheco Nivelo, Carlos Tenesaca Pacheco y  
Alex Avilés reflejan acerca de la prospectiva espacio – temporal de la dinámica de 
la cobertura de suelo utilizando modelos integrados: Caso de estudio subcuenca 
del Tomebamba. En esta investigación se integró dos modelos prospectivos: 
Cadenas de Markov y Autómatas Celulares sobre la cobertura del suelo de 
la cuenca del río Tomebamba, una importante zona conformada por páramo, 
bosque, tierras agropecuarias, zonas urbanas y parte del Parque Nacional Cajas. 

En el capítulo 12, Yolanda Suescún Cárdenas presenta los resultados 
de estudio realizado con estudiantes de primer semestre de las Unidades 
Tecnológicas de Santander de la ciudad de Bucaramanga - Colombia, quienes 
presentan dificultades en las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. El objetivo del estudio es mejorar las prácticas lectoescritoras 
mediante la realización de actividad lúdica creativa desde otros escenarios, 
representadas en la tradición oral narrada de viva voz por los abuelos en la 
pasada etapa de confinamiento social ocasionada por la pandemia Covid 19.

En el capítulo 13, Yuliana Veronica Magallanes Palomino, Julio Armando 
Donayre Veja, Hugo Eliazar Maldonado Espinoza y Walter Humberto Gallegos 
Elias plantean acerca el lenguaje en el contexto socio cultural, desde la 
perspectiva de Lev Vygotsky. 

En el capítulo 14, Oscar Ausencio Carballo Aguilar y José Luis González 
Niño objetivan objeto en primera instancia medir la asociación de dos variables 
cuantitativas: “compresión de lectura” y las “matemáticas”, utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson r = 0.426, de acuerdo con la Tabla 2, este 
valor se encuentra en el intervalo 0.4 a 0.69, indicando una correlación positiva 
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moderada. 
En ultimo capítulo, Zenahir Siso-Pavón, Claudia Rodríguez-Navarrete y 

Andrea Salinas-Pérez tiene por objetivo describir las concepciones que tienen 
Educadores de Párvulos en formación inicial acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje científicos, asociados al ejercicio de su profesión.  

Jadilson Marinho da Silva
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DISCURSO 
BRASILEIRO CONCERNENTE ÀS ARMAS 

NUCLEARES

Fabio Moreira Meira
Universidade Federal do ABC (UFABC)

São Bernardo do Campo – SP
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RESUMO: Este artigo faz um panorama 
sobre a história e a atualidade do regime 
nuclear, tanto no âmbito multilateral quanto 
nacional. O trabalho enfoca o discurso e as 
tratativas da política externa brasileira em 
se vincular à instrumentos juridicamente 
vinculantes (hard law), como o Tratado de 
Não-proliferação Nuclear, a Constituição 
Federal de 1988 e o Tratado de Tlateloco, 
com o objetivo de desvincular a tecnologia 
nuclear brasileira do tema securitário e 
garantir o acesso nacional à essa tecnologia. 
Além disso, percebe-se uma constância no 
discurso brasileiro de defesa do uso da 
tecnologia nuclear para fins pacíficos e do 
desarmamento.
PALAVRAS-CHAVE: ARMAS NUCLARES 
– BRASIL – HARD LAW.

THE INSTITUTIONALIZATION 
OF BRAZILIAN DISCOURSE 

CONCERNING NUCLEAR WEAPONS
ABSTRACT: This article makes an overview 
about the past and the current events of 
the nuclear regime, both multilaterally and 
domestically. The paper focuses on the 
speech and the treatment of Brazilian foreign 
policy in signing binding treaties (hard law), 
such as the Nuclear Non-Proliferation 
Treaty, the 1988 Federal Constitution, 
and the Tlatelolco Treaty, with the main 
goal of withdrawing the Brazilian nuclear 
technology from the security realm and 
ensure the Brazilian access to this kind of 
technology. Moreover, there is a constancy 
in Brazilian discourse supporting the use of 
nuclear technology for peaceful purposes 
and disarmament.
KEYWORDS: NUCLEAR WEAPONS – 
BRAZIL – HARD LAW.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo 

analisar a postura brasileira frente ao 
regime nuclear, e o esforço nacional em 
institucionalizar e em criar compromissos 

Data de submissão: 05/10/2022
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juridicamente vinculantes da sua postura frente a essa temática, com o objetivo de 
desvincular a tecnologia nuclear brasileira do tema securitário, e garantir o acesso nacional 
à essa tecnologia. Diferentemente de outros temas internacionais, no regime nuclear 
o Brasil adotou uma posição de institucionalizar a sua postura pacifista tanto no direito 
interno quanto no direito internacional, vinculando-se a acordos do tipo hard law. Ademais, 
essa temática esteve presente em diferentes governos, constituindo um tema relevante da 
Política Externa Brasileira.

 O enfoque principal do trabalho será na década de 1990, pois essa década é 
emblemática para o assunto nuclear, uma vez que nesse período o Brasil assinou o Tratado 
de Não-Proliferação Nuclear (doravante TNP); criou, junto com a Argentina, a Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (doravante 
ABACC), entre outros eventos que moldariam o discurso nacional e que reforçariam a 
postura brasileira de institucionalizar o pacifismo de seu programa nuclear.

Após a utilização das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelo Estados 
Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o tema das armas nucleares ganhou expressiva 
atenção na agenda internacional, culminando, em 1968, com a criação do TNP, que entrou 
em vigor em 1970. No entanto, o Brasil recusou-se a assinar esse tratado, pois, segundo 
Araújo Castro (1971), ele promoveria um congelamento do poder mundial. Contudo a recusa 
em assinar o TNP, não significou que o país ficou à margem dessa temática. Ademais, em 
2017, em resposta a ausência de eficácia do artigo 6º do TNP, deu-se início a coleta de 
assinaturas do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (doravante TPAN), iniciativa 
capitaneada e liderada pela diplomacia brasileira, que por ter alcançado as cinquenta 
ratificações necessárias, em outubro de 2020, entrará em vigor em janeiro de 2021.

Sampaio (2012) divide a evolução da Era Nuclear em quatro fases. A primeira fase 
seria de Hiroshima ao TNP e seria caracterizada pelo esforço dos países em dominar a 
tecnologia para fabricação de armas nucleares. A segunda fase, por sua vez, seria do TNP 
ao fim da Guerra Fria e seria marcada pelo esforço de construir um arcabouço jurídico 
universal, com a finalidade de dar maior estabilidade ao cenário internacional. Com o fim 
da Guerra Fria, haveria início da terceira fase que duraria desse período até a ameaça 
de ataques terroristas; segundo a autora, essa fase é caracterizada pela complacência 
e desilusão, pois houve a proliferação de países nuclearmente armados, como Índia, 
Paquistão e Coreia do Norte. Por fim, a quarta fase iniciou-se com as ameaças terroristas 
e ainda não possui um término estipulado, ela é marcada pela “Nuclear Renaissance”, 
principalmente, dos países do Oriente Médio.

Hodiernamente, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, estima-se 
que os países nuclearmente armados possuam mais de 17 mil ogivas, sendo o gasto anual 
para manutenção e modernização desse arsenal de mais de US$ 100 bilhões. A posição 
brasileira é a de que muito se caminhou no sentido da não-proliferação nuclear, no entanto 
o mesmo não acontece com o desarmamento, uma vez que os países que possuíam armas 
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nucleares, em 1968, ainda as possuem.
Desse modo, neste trabalho, primeiramente, será analisado um breve histórico dos 

antecedentes dessa temática na agenda brasileira, perpassando os principais eventos de 
1945 até 1990 e analisando o discurso brasileiro. Posteriormente, será analisado os feitos 
dessa temática na década de 1990 e os esforços brasílicos para institucionalizar a posição 
nacional e minar as desconfianças internacionais do Programa Nuclear Brasileiro. Por fim, 
será apresentado um breve panorama da postura brasileira sobre essa temática no século 
XXI, que culminaria com a liderança brasileira na criação do TPAN, que entrará em vigor 
em 2021. 

Com isso, espera-se, sem a pretensão de esgotar o assunto, ressaltar o esforço 
brasileiro na busca pela institucionalização do discurso nacional e de se criar mecanismos 
juridicamente vinculantes, que possam ser confirmados perante tanto os organismos 
internacionais quanto instituições nacionais.

AS ARMAS NUCLEARES DE 1945 A 1990 E A POSIÇÃO BRASILEIRA
No dia 06 de agosto de 1945, o mundo conheceu o poder destrutivo das armas 

nucleares, quando os Estados Unidos lançaram uma bomba de fissão de urânio na cidade 
japonesa de Hiroshima. Três dias depois, uma bomba de fissão de plutônio foi lançada sob 
a cidade de Nagasaki também pelo país americano. Essas duas bombas mataram mais de 
200 mil pessoas. 

A 26 de julho os líderes dos governos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha 
e China emitiram uma proclamação conjunta, apelando ao Japão para que 
se rendesse, a fim de evitar a destruição. Como não houvesse resposta, as 
mais altas autoridades do governo norte-americano resolveram fazer uso de 
uma nova e revolucionária arma a fim de pôr fim à guerra rapidamente. Essa 
arma era a bomba atômica (...) O presidente Truman preveniu que os Estados 
Unidos continuariam a usar a bomba atômica até que o Japão dobrasse 
os joelhos. A 14 de agosto, Tóquio transmitiu a Washington a aceitação 
incondicional das exigências dos aliados. (BURNS; EDWARD, 2005, p. 726)

Essas foram as únicas duas bombas nucleares lançadas em conflito militar na 
história mundial, no entanto, após elas, diversos testes nucleares foram realizados por 
vários países, o que levou a uma proliferação de países nuclearmente armados. Em 1946, 
a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução nº1, que criava uma comissão 
para lidar com os problemas advindos do descobrimento da energia atômica. Os objetivos 
dessa comissão eram: disseminar entre as nações os conhecimentos científicos para uso 
pacífico da energia nuclear; controlar a energia atômica para assegurar que ela seria usada 
apenas para fins pacíficos; eliminar as armas que poderiam ser adaptadas para armas de 
destruição em massa; salvaguardar e inspecionar os Estados com o objetivo de resguardar 
e proteger os Estados comprometidos com a Comissão. 
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Em 1953, o presidente americano Eisenhower lançou outra  iniciativa, que foi 
chamada de “Atoms for Peace”, que buscava uma forma de impedir a proliferação nuclear. A 
iniciativa propunha que os países que possuíssem armas nucleares deveriam se desarmar, 
enquanto os países que ainda não possuíam esse armamento deveriam desistir de possuí-
lo e obter grandes benefícios com os usos pacíficos da tecnologia nuclear. No entanto, o 
teste nuclear indiano de 1974 abalou a visão otimista dessa iniciativa.

Com o objetivo de bloquear a proliferação nuclear, Estados Unidos e União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) elaboraram o texto do TNP, que foi aberto para 
assinaturas em 1968 e entrou em vigor em 1970.  O texto do tratado traz em seus artigos II, 
IV e VI, o que convencionou-se chamar de três pilares do TNP, são eles: (I) Não-proliferação 
nuclear; (II) Uso pacífico da tecnologia nuclear; (III) Desarmamento nuclear.

A postura brasileira em 1968, ainda no Governo Costa e Silva, foi de recusar-se a 
assinar o texto do tratado, pois entendia-se que ele não era um documento de proibição 
nuclear abrangente e que não deslegitimava a posse desse armamento. Além disso, 
esse tratado foi compreendido, pela diplomacia brasileira, no sentido de congelar o poder 
mundial e impedir que países em desenvolvimento alcançassem o domínio dessa tecnologia 
(DORATIOTO; VIDIGAL, 2017).

As superpotências realizam um esforço conjugado no sentido de uma 
estabilização e congelamento do poder mundial, em função de duas datas 
históricas arbitrárias: 24 de outubro de 1945, data da entrada em vigor da 
Carta das Nações Unidas, e 1º de janeiro de 1967, data limite para que os 
países se habilitassem como potências militarmente nucleares, nos termos 
do Tratado de Não-Proliferação. O tratado, que se interpreta como um 
complemento da Carta no processo de congelamento do poder mundial (...). 
(CASTRO, ARAUJO, 1971, p.41).

Em 1968, na Mensagem ao Congresso Nacional, vinculada pelo presidente Costa e 
Silva, o Chefe de Estado demonstrou a sua preocupação com o distanciamento tecnológico 
que Estados Unidos e URSS estavam obtendo frente aos demais países. Nesse sentido, o 
presidente defendeu o direito do Brasil de produzir e de utilizar explosivos nucleares para 
fins pacíficos. Cabe destacar que, a despeito de defender o direito à nuclearização pacífica, 
o país continuava defendendo o desarmamento, inclusive, o nuclear.

Por esse motivo, o Brasil havia assinado, em 1967, o Tratado de Tlateloco, que 
estabelecia a proscrição de armas nucleares na América Latina, no entanto o país só o 
ratificaria na década de 1990. Esse tratado objetivava contribuir para pôr fim à corrida 
armamentista da Guerra Fria e para a paz mundial, baseado nos princípios de igualdade 
soberana das nações, no respeito mútuo e na boa vizinhança entre os países signatários. 
O artigo 1º do tratado, obrigava os contratantes a utilizar, exclusivamente, as suas 
instalações nucleares para fins pacíficos, além de proibir o porte, manutenção, fabricação, 
uso, instalação ou aquisição de qualquer arma nuclear.  Desse modo, apesar de não ter 
assinado o TNP, o Brasil já estava, desde a década de 1960, comprometido com a não-
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proliferação e com o desarmamento nuclear.
Além do fim bélico, a tecnologia nuclear também é utilizada para outros objetivos. 

Nesse sentido, em 1951, é criado o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), que, no início, 
possuía a finalidade de utilizar os minérios brasileiros estratégicos para o desenvolvimento 
de tecnologia nuclear própria. No entanto, será apenas na década de 1970 que o 
Programa Nuclear Brasileiro ganhará impulso, com a construção de Angra I e a criação da 
NUCLEBRÁS. A construção de Angra I foi possível garças à um acordo com a Alemanha 
Ocidental, que permitia a transferência de tecnologia nuclear com finalidades pacíficas. 

Em março de 1977, o governo brasileiro publicou um documento reforçando os 
objetivos do Programa Nuclear Brasileiro. Nesse documento, fica evidente a preocupação 
brasileira com a questão energética, principalmente devido ao choque do petróleo de 1973. 
Além disso, outro ponto ressaltado no documento é a finalidade pacífica do programa 
nuclear nacional, ressaltando o acordo de cooperação realizado com a Alemanha Ocidental 
e com a Agência Internacional de Energia Atômica (doravante AIEA).

A década de 1980 marca o fim do período ditatorial e o início do período democrático 
no Brasil. Por esse motivo, em fevereiro de 1987, tem-se início os trabalhos da Assembleia 
Constituinte, que culminaria na promulgação da Constituição Federal de 1988. A Constituição 
Federal estabelece, em seu artigo 21, que toda a atividade nuclear realizada em território 
nacional, somente poderá ser admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do 
Congresso Nacional. Além disso, no artigo 177, estabelece que a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e comércio de minérios e minerais 
nucleares e seus derivados serão monopólio da União. Esses institutos constitucionais 
reforçam o posicionamento brasileiro nos foros internacionais, pois reitera o caráter pacifista 
dessas atividades, ao burocratizar o discurso da política externa brasileira. 

Ademais, o artigo 4º da Constituição Federal elenca os princípios que regem as 
relações internacionais do Brasil. Entre eles, cabe-se destacar a defesa da paz, a solução 
pacífica dos conflitos e a prevalência dos direitos humanos. Todos eles, relacionados, de 
alguma forma, com o discurso brasileiro de defesa da não-proliferação nuclear. Desse 
modo, a Carta Magna de 1988 é um primeiro esforço nacional de institucionalizar e de 
criar compromissos juridicamente vinculantes sobre a posição pacifista brasileira frente à 
temática nuclear.

A DÉCADA DE 1990 E A POSIÇÃO BRASILEIRA
A década de 1990 inicia-se com o fim do governo Sarney (1985 - 1990) e início 

do governo de Fernando Collor de Melo (1990 – 1992). Segundo Amado Cervo (2008), a 
década de 1990 marca o início do paradigma normal da política externa brasileira. Esse 
paradigma seria marcado por iniciativas de matriz neoliberal e pelo regionalismo aberto. No 
entanto, o autor defende que durante a década de 1990, coexistiram outros paradigmas da 



Las ciencias humanas y el análisis sobre fenómenos sociales y culturales Capítulo 4 50

política externa brasileira, sendo, portanto, um período de “dança dos paradigmas”.

Amado Luiz Cervo interpretou o governo Collor de Mello, o hiato Itamar 
Franco e os dois governos de Fernando Henrique Cardoso como um período 
de “dança dos paradigmas” da política exterior brasileira, no qual teriam 
coexistido valores do desenvolvimentismo e do liberalismo [...]. (DORATIOTO; 
FRANCISCO, 2017, p. 119) 

No que tange a esfera nuclear, em novembro de 1990, Brasil e Argentina assinaram 
um acordo que previa o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, vedando a 
produção desse tipo de armamento. Esse acordo ficou conhecido como a Declaração de 
Política Nuclear Comum e foi noticiado pelo The New York Times no dia 29 de novembro 
de 1990. O jornal americano ressaltou que os presidentes de ambos os países estavam 
colocando de lado rivalidades históricas para avançar no entendimento nuclear e impedir 
uma corrida armamentista na região. Além disso, o jornal ressaltou que tanto Argentina 
quanto o Brasil ainda não haviam ratificado o tratado de Tlateloco e nem assinado ao TNP. 
Esse tratado assinado com a Argentina é o primeiro esforço bilateral da política externa 
brasileira para vincular juridicamente a sua posição com relação às armas nucleares.

Com relação ao âmbito interno, ainda em 1990, o presidente Fernando Collor, 
em ato público, no início de setembro, colocou simbolicamente uma pá de cal sobre a 
entrada de um buraco construído para testes nucleares na base militar brasileira da Serra 
do Cachimbo. Esse ato foi noticiado pela opinião pública. A edição 164 do Jornal do Brasil 
de 19 de setembro de 1990, defende que o gesto foi uma forma do presidente desmentir 
especulações da imprensa nacional e internacional sobre a realização de testes nucleares 
no Brasil. Segundo o jornal, apesar de simbólico, esse ato colocaria fim ao projeto 
nuclear paralelo brasileiro, pois o presidente da república havia desautorizado qualquer 
continuidade.

No entanto, as preocupações com a Argentina se mantiveram. Segundo Alessando 
Candeas (2005), o ano de 1988 inaugura um novo período das relações entre os dois 
países, para o autor a relação Brasil-Argentina seria pautada pela construção da estabilidade 
estrutural pela integração. 

É significativo o fato de que Menem tenha conservado a herança alfonsinista 
de integração com o Brasil em meio a um quase total afastamento das outras 
diretrizes. Há que se sublinhar, entretanto, que essa manutenção sofreu 
mudança importante em sua motivação: não se trata mais da construção 
de poder em bloco e da valorização do ser regional, mas de uma lógica de 
equilíbrio de poder. A priorização simultânea do relacionamento com Estados 
Unidos e Brasil traz à tona sua natureza ambivalente e contraditória, obrigando 
a uma hierarquização das alianças que quase sempre deixará clara a opção 
norte-americana. (CANDEAS; ALESSANDRO, 2005, p. 28) 

Nesse sentido, em 18 de julho de 1991, Brasil e Argentina concordaram em criar a 
Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), 
cujo principal objetivo era oferecer garantias adicionais de que todos os materiais e 
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instalações nucleares nos dois países fossem usados apenas para fins pacíficos. Em 
dezembro de 1991, os Congressos Nacionais de ambos os países aprovaram o tratado 
constitutivo da ABACC e ela começou a operar. 

Prossegue a diretriz de construção de confiança na área nuclear: em 1990, os 
presidentes assinam a Declaração sobre Política Nuclear Comum, que aprova 
o Sistema Comum de Contabilidade e Controle e determina sejam abertos 
entendimentos com a Aiea. No ano seguinte, firma-se o Acordo Bilateral 
para Usos Exclusivamente Pacíficos da Energia Nuclear, que cria a Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 
(Abacc). (CANDEAS; ALESSANDRO, 2005, p. 29) 

O Jornal do Brasil noticiou no dia 18 de julho de 1991 a conclusão do acordo, 
ressaltando o seu ineditismo. Além disso, segundo o jornalista, o ex-presidente Fernando 
Collor defendeu que a corrida nuclear entre os dois países havia ficado no passado. Nessa 
mesma reportagem, o ex-presidente reafirmou o discurso brasileiro de não adesão ao TNP, 
pois esse tratado seria “uma camisa de força ao acesso a novas tecnologias” (COLLOR, 
1991).

A criação da ABACC é uma demonstração da vontade de ambos os países de dar 
maior transparência aos seus programas nucleares. Além de propiciar um ambiente de 
confiança mútua, o que contribui para fortalecer a segurança internacional e regional. Ainda 
no esforço de institucionalização da posição pacifista do Programa Nuclear Brasileiro, em 
13 de dezembro de 1991, foi assinado o Acordo Quadripartite entre a ABACC, a Argentina, 
o Brasil e a Agência Internacional de Energia Atômica.

Nesse acordo, os Estados-partes comprometeram-se, novamente, com a realização 
exclusiva para fins pacíficos dos seus equipamentos e instalações nucleares. Além disso, 
o tratado possibilitou que a Agência Internacional de Energia Atômica realizasse inspeções 
periódicas nessas instalações, garantindo maior segurança e previsibilidade aos programas 
nucleares de ambos os países.  O Jornal do Brasil divulgou, no dia 12 de dezembro de 1991, 
uma reportagem sobre o acordo, na qual foram ressaltados os incidentes e os protestos de 
muitos senadores, em virtude do pouco tempo hábil que eles tiveram para a apreciação do 
texto do tratado.

Em mensagem veiculada ao Congresso Nacional pelo ex-presidente Collor, em 
1992, ressaltou-se os acordos sobre a temática nuclear assinados com a Argentina. 

Sobressai, igualmente, a assinatura entre Brasil e Argentina do Acordo para 
o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear e do Acordo Conjunto de 
Salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), este 
último assinado em Viena, em 13 de dezembro, na presença dos presidentes 
do Brasil e da Argentina.  (COLLOR; FERNANDO, 1992, p. 82)

De todo modo, os esforços brasílicos com a Argentina enquadram-se numa lógica de 
institucionalização do uso pacífico da energia nuclear pelo Estado brasileiro. A Constituição 
Federal acompanhada dos tratados com a Argentina possibilitou aos atores estrangeiros 
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maior transparência e previsibilidade dos reais interesses brasileiros com o uso dessa 
tecnologia, o que contribuiu para a imagem pacifista do Programa Nuclear Brasileiro. Nota-
se, então, uma tentativa do governo brasileiro de desvincular a tecnologia nuclear brasileira 
do tema securitário e garantir o acesso nacional a essa fonte energético com olhos no 
desenvolvimento nacional. 

No que tange o cenário multilateral, em setembro de 1996, deu-se início às assinaturas 
do Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty – doravante CTBT). De acordo com esse tratado, os Estados Parte comprometiam-
se a não realizar nenhum tipo de explosão experimental de armas nucleares. O Brasil teve 
papel importante nas negociações que levaram a adesão do texto do tratado.

O Brasil está comprometido com a não proliferação de armas de destruição 
em massa e com o fim dos arsenais atômicos e sempre expressou a sua 
inconformidade com testes nucleares. Lutou para ver aprovado o CTBT na 
Conferência do Desarmamento e considerou o bloqueio de um consenso em 
Genebra um grave revés. Era inconcebível para o Brasil que deixássemos 
o momento passar, que aceitássemos correr o risco de ver o CTBT seguir o 
mesmo caminho de tantas outras iniciativas cujo destino foi o esquecimento. 
Por isso, o Brasil foi um dos primeiros países a estender o seu copatrocínio à 
iniciativa da Austrália de valer-se da oportunidade singular de trazer o CTBT à 
aprovação da Assembleia Geral. (LAMPREIA; LUIZ, 1996, p. 743) 

Desse modo, em 1996, o Brasil assinou o CTBT e, em 1998, o ratificou no cenário 
internacional. No entanto, por ainda não cumprir os requisitos previstos no texto do tratado, 
o CTBT ainda não está em vigor no cenário internacional.

Apesar da aproximação e dos tratados assinados com a Argentina e da assinatura 
do CTBT, o Brasil ainda não havia assinado o TNP e mantinha no cenário internacional 
o seu discurso contra o aspecto discriminatório do tratado e recusava-se a assiná-lo. 
Ademais, em 1997, é aprovado o Protocolo Adicional do TNP, que aumenta os poderes de 
inspeção da AIEA.

No entanto, em 1997, um dia antes de viajar à Nova York para participar da sessão 
especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, decidiu assinar o Tratado de não-proliferação nuclear. Segundo o jornal Folha on-
line, essa seria uma tentativa de fortalecer o pleito brasileiro por um assento permanente 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A assinatura do TNP ocorreria em 13 de 
julho de 1998, mesma data que o Brasil ratificou o CTBT.

A adesão brasileira ao TNP ocorreu após os presidentes dos Estados Unidos e 
da Rússia assinarem os acordos START I (1993) e START II (1996), que foram vistos 
como um sinal do verdadeiro comprometimento desses países com o desarmamento. 
Guimarães (2005) defende que a adesão brasileira foi um marco nas relações externas do 
país e levanta a possibilidade de fatores conjunturais terem tido um papel relevante para a 
mudança de postura brasileira com relação ao TNP.
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Pela análise da documentação disponível – mensagem presidencial de 
encaminhamento, em 1997, ao Congresso, do instrumento do tratado para 
autorização do processo de ratificação, em julho de 1998 e internalização na 
ordem jurídica brasileira -, tem-se a impressão de que o cenário internacional 
de mudanças teve papel preponderante para a assinatura brasileira em 1997. 
Cardoso justificava o fim das ameaças para a segurança internacional em 
decorrência do fim da Guerra Fria. Contudo, esta justificativa da alteração da 
cena externa não é suficiente para compreender a entrada para o TNP. Falta, 
assim, falar na mudança de um projeto de desenvolvimento e reorientação 
diplomática. Mas a abordagem oficial dada pelo governo e pelo Itamaraty 
centrou-se na explicação genérica do “fim da Guerra Fria”.  (GUIMARÃES; 
MÁRCIO, 2005, p. 131) 

Desse modo, pode-se perceber uma visão um tanto idealista da política externa 
brasileira no momento da assinatura do TNP, dado o fim da Guerra Fria e as assinaturas 
dos tratados de limitação dos arsenais assinados pelos EUA e pela Rússia. Além disso, 
durante a década de 1990, a política externa adotou uma vertente de adesão automática a 
regimes e acordos com as potências sem negociação de contrapartidas.

Guimarães (2005) defende que a pressão que os países nuclearmente armados 
faziam para que o Brasil assinasse o TNP tinha um caráter mais comercial do que militar. 
Segundo o autor, as potências nuclearmente armadas queriam impedir o domínio da 
tecnologia nuclear para fins de minar a possibilidade de o país se tornar um exportador 
dessa tecnologia, o que criaria uma rivalidade comercial e não militar.

O chanceler do governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Felipe Lampreia, sustenta 
dois fatores que teriam contribuído para a adesão do Brasil ao TNP. O primeiro deles seria a 
redemocratização, que modificou a percepção brasileira sobre a posição que o país deveria 
ter no âmbito internacional e regional. O segundo seria o fim da bipolaridade, que criou uma 
ordem multipolar e menos rígida. 

Contudo, apesar de assinar o TNP, o Brasil não assinaria o seu Protocolo Adicional, 
pois elementos técnicos e políticos preocupavam as autoridades brasileiras, uma vez que 
esse protocolo aumenta os poderes de inspeção da AIEA, o que poderia colocar em risco 
segredos industriais e tecnologias brasileiras no processo de enriquecimento de urânio. 
Essa postura é mantida até os dias atuais, e o Brasil segue não fazendo parte do Protocolo 
Adicional do TNP.

De qualquer modo, a assinatura do TNP foi um grande marco da história brasileira 
no regime nuclear, o que contribuiu para o fortalecimento e a institucionalização dessa 
matéria no ordenamento jurídico nacional. 

Ainda em 1998, Brasil, África do Sul, Egito, Irlanda, Nova Zelândia, México e Suécia 
assinaram o documento chamado: “Um mundo sem armas nucleares: a necessidade de 
uma nova agenda”, criando um grupo informal que ficou conhecido como a Coalizão da 
Nova Agenda para o Desarmamento Nuclear, que defendem a aplicação do artigo 6º do 
TNP. Em 2000, na VI Conferência de Exame do TNP, o grupo Coalizão da Nova Agenda 
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teve papel fundamental na aprovação do documento “13 passos práticos para o artigo 6º 
do TNP”.

O SÉCULO XXI E A POSIÇÃO BRASILEIRA
Apesar de todos os esforços ocorridos no século XX, para se evitar a proliferação 

nuclear, novos países conquistaram o domínio dessa tecnologia e entraram para o rol de 
países nuclearmente armados. Hodiernamente, nove países possuem armas nucleares, 
são eles: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e 
Coreia do Norte.

No entanto, os esforços para se prosseguir com a institucionalização e o 
fortalecimento desse regime internacional continuaram. O Brasil viria a ser um dos líderes 
e maiores defensores do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares (TPAN). O Brasil 
foi o primeiro país a assinar o TPAN em 2017, porém o processo de ratificação está parado 
no Congresso Nacional. Cabe ressaltar que esse tratado, foi uma resposta da comunidade 
internacional aos poucos avanços realizados na égide do artigo 6º do TNP. Com a 50º 
ratificação, ocorrida em outubro de 2020, o TPAN entrará em vigor em janeiro de 2021.

A Estratégia de Defesa Nacional e o Plano Nacional de Defesa, que foram 
encaminhados para apreciação do Congresso Nacional em 2020, reforçam a postura e o 
discurso brasileiro de defesa do uso pacífico da tecnologia nuclear e da não-proliferação 
das armas de destruição em massa. Apesar desses documentos do Governo Federal 
elencarem o Setor Nuclear como um dos setores tecnológicos essenciais para a Defesa 
Nacional, evidencia-se a busca por aprimorar o desenvolvimento dessa tecnologia para 
fins pacíficos.

CONCLUSÃO
O presente artigo buscou fazer um panorama histórico do regime internacional de 

não-proliferação nuclear e a posição brasileira nessa temática. Conforme o exposto nesse 
trabalho, o Brasil buscou, nesse período, institucionalizar e criar mecanismos juridicamente 
vinculantes da sua defesa da não-proliferação nuclear. Desse modo, as autoridades 
brasileiras tentaram desvincular a tecnologia nuclear brasileira do tema securitário, 
garantindo o acesso brasílico à esse ramo do conhecimento científico. Contudo, o país se 
manteve fiel ao seu direito de uso pacífico dessa tecnologia, seja para fins médicos ou de 
energia.

A década de 1990, mostra-se particular na postura e no discurso brasileiro. Apesar 
de o país manter a sua defesa histórica pelo uso pacífico da energia nuclear, os presidentes 
brasileiros do período foram, cada vez mais, assinando acordos internacionais que 
comprovavam a postura pacifista do Programa Nuclear Brasileiro.
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Pode-se dizer que a promulgação da Carta Magna de 1988 foi o primeiro esforço 
nacional de institucionalizar essa posição, uma vez que o tratado de Tlateloco somente seria 
ratificado na década de 1990. Com o avanço da década e a manutenção das renovações 
de credenciais brasileiras, o país reforçou a sua imagem pacífica e as desconfianças com 
relação ao Programa Nuclear Brasileiro foram minadas.

Já no século XXI, o país mostra-se firme na sua defesa da não-proliferação nuclear, 
sendo o primeiro país a assinar o TPAN. Além disso, a Estratégia Nacional de Defesa 
e o Plano Nacional de Defesa também reforçam o apoio brasileiro às iniciativas para a 
eliminação total das armas nucleares, ressalvando o direito soberano das nações dos usos 
pacíficos dessa tecnologia. 

Desse modo, evidencia-se a busca brasileira em institucionalizar e em criar 
compromissos juridicamente vinculantes com relação a sua posição nesse regime 
internacional, com o objetivo primordial de desvincular a tecnologia brasileira do tema 
securitário, e garantir o acesso à essa fonte energética.
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