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INTRODUCAo

Este trabalho aborda a seguranga internaciona] no contexto do

p6s-guerra Ria. Segundo as teorias recentes, fundamentalmente as dos

alias 80 e 90, divulgadas eln publicag6es especiajizadas quc Iratam das

Observaglio. Evitamos sobrecarregar o texto com citag6es demasiadas, fazendo
apenas as que consideramos indispensaveis. Optamos por mencionar principajmente
obras que sgo de f aol acesso ao leitor comum, que posse ter interesse no fema
A16m do maid, a bibb iografja 6 por delnais extensa, podendo ser encontrada em pu-
blicag6es especializadas, como /n/e/"ncz//ona/ Secs//"/O, ];'o/"e;g/? HWa/rs, Mor/d Po//
tics Joltrnial adConJiict Resolution, internaliolla{ A#airs, Jo t nal olin ernalional
4#airs. Review, Global Governance, !noel'national O}'gatlizarion. dn !nlernatlonai
[nstitu£e jor Sti aiegic indies. do international Peace Research Association. Ares
Hel-odote, Rew,{e de I'ORAN. Nueva Sociedad, Poiitica Externa. Coniexto Intel }lacio-
zza/, RevAfn .Blasi/e/ra de .Po/#/ca /nre/'nac'/0/7a/, etc. Utilizamos, tamb6m, homo panto
de refer6ncia arbitriirio, o ano de 1996, apenas para mostrar coma as quest6es estrat6-
gico-militares sgo tratadas cotidianajnente, daf as refer6ncias ao material de imprensa
mencionado no presence texto, e que pods ser consultado sem di6iculdades maiores

pda Internet. Etta 6 uma versiio revisada e atualizada de texto originalmente publicado
com o tftulo de ''Seguranga e a nova order internacional" nos cademos Pre//z/ssax
Unicamp, N6cleo de Estudos Estrat6gicos, n ' 14, dezembro de 1996, p. 5-65. Este
texto conga com recursos do Conselho Nacional de Desenvojvimento Cientfflco e Tec-
no16gico (CNPq), atrav6s de Bolsa de Produtividade em Pesquisa concedida ao tutor.
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relag6es internacionais, haveria ulr\a progressive perda de papal do Es-
tado Nacional com a globalizagao da economic, seija pda formagao dos

mega-blocos, sda pda ag2io dos grandes conglomerados lnundiais
Na liltima d6cada do s6culo XXI, com o ''fim das fronteiras

com o esvaziamento do papal do Estado e com o fim das rivalidades

russo-americanas, a questao da seguranga terra perdido definitiva-

mente sous espagos, n8o sendo, oortanto, mats arvo de atengao.
Na realidade, se o fim das diverg6ncias entry o Kremlin e a Casa

Bianca serviu para amenizar o acirrado climb de competigao ideo16gi-
ca e estrat6gico-militar em navel mundial, nem por isso a preocupagao

com a seguranga fora eliminada. Polo contrfrio, a atuagao das Brandes

pot6ncias, realizando novak aliangas, mostrou que a seguranga estava
sends repensada e concentrando-se em locais especfficos do planeta,

com prioridades para a Asia e Oriente M6dio, ocoivendo, portanto, uin
redirecionamento geografico e conaigurando uma ordem internacional
mais complexa do que a vigente sob o clima da guerra fda. A16m do

maid, com o fim do conflito Leste-Oeste novak ameagas passaram a

ser percebidas e que estiveram camufladas precisamente em fungao
das divera6ncias sovi6tico-americanas

Os acontecimentos de ll de setembro de 2001 mostraram que o

temp da seguranga, mats do que nunca, passou a desempenhar papel
central ngo s6 na poll.tica dos Estados Unidos, convertendo-se, tam-
b6m. em fonts de inesgotfveis discuss6es sobre formas de cooperagao

e mecanismos de combats a grupos poll.ticks, religiosos e 6tnicos que

atuam de maneiras diferentes, fugindo is regras convenclonais

Para a elaboragao destas notas, tragamos inicialmente um brave

retrospecto dos princfpios sabre os quaid o sistema internacional sem-

pre encontrou sustenlagao. Em seguida fazemos um contraponto dos
anos maid pr6ximos com o perl.odo da guena fda, tentando mostrar



que houve poucas modiHicag6es, em termos substantivos, no quadro

das relag6es intelnacionais de uma e outra conjuntura. As diferengas

verificadas entry os dais perl.odds nunca forum suficientes para corrobo-
rar a id6ia do fim dos tradicionais concertos que sempre nortearam a

conduta dos diversos Estados. Ao lado disses doin momentos, tragamos

um terceiro, com o agugamento do contexts mtmdial ap6s os atentados
que atingiram os Estados Unidos no alvorecer do terceiro mi18nio.

Sgo arrolados, kinda, nos parfgrafos seguintes, v5.rios tratados

firmados nos 61timos anon, para evidenciar que a seguranga sempre foi

essential para as brandes pot6ncias. Se a questao da seguranga n8o 6

mats pensada pda 6tica do conflito Leste-Oeste, a pr6pria exist6ncia

de muitos parses economicamente fortis, tem levado inecessidade de

encontrar mecanismos de protegao para os interesses de todos essen

agentes importantes do sistema internacional e que, em Qltima instin-

cia, s6 s:io assegurados pda capacidade militar, mesmo em uln cenli-
rio de interdepend6ncia econ6mica coda vez mais acentuado.

O SISTEMA INTERNACIONAL

O sistema internacional esteve sempre estruturado em relag6es
de poder, com o Estado jogando paper de primordial importancia. Este

poder 6 sempre visto em termos comparativos, relacionais, e nunca

pensado em termos absolutos, porque um pars 6 seinpre mais ou me-

nos poderoso levando-se em consideragao o que disp6em os sous par-

ceiros. Os Estados, coma adores principais do cenirio mundial, $e re-
lacionam uns com os outros, independentemente das difelengas no
plano ideo16gico e de modalidades de regimes politicos, a n5o ser
quando essas s5o consideradas intransponi.vets, em determinados mo-

3



mentos da Hist6ria. Interagem entry si, cooperando, discordando, e, no

limits. cheeando 5,s viag de fato, atrav6s de con.flitos bilaterais, regio-
nais ou at6 envolvendo grande ndmero de parses homo ocorreu du-

rante a Prilneira e a Segundo Guerras Mundiais

No mundo contemporaneo coda Estado tem sua geografia deli-

mitada por fronteiras, com uln territ6rio fechado, apresentando popu-
lag6es com espfritos e vonlades diferentes e pr6prias (embora, 6 bem
verdade. este dltima condigao nem sempre ocorra), e com governor

que se sucedem indeHinidamente. Mant6m-se, por6m, uma caracteri.u-
tica fundamental: a visa.o conspirativa da hist6ria, quando coda gover-

no raciocina coco se o seu vizinho pudesse se converter, a qualquer

instance em inimigo, ainda que tratados e o direito international asse-

gurem tempos relativamente duradouros de paz. E para preventr-se e

para pensar a defesa do pals, quando nio ocorrem estes 61timas con-
junturas, que existem as forcas armadas e sous departamentos especl '
alizados voltados a anfilise e formulagao de estrat6gias. A fungal de-

gas, portanto, n8o 6 apenas fazed a guerra, mas, sobretudo, preparar'se

adequadamente em tempo de paz, para quando o conflito se tornar
inevitfvel, batendo is portas de suns fronteiras.

Este tips de pensamento, como se pode notar, parte da constata-

gao de que todd vizinho, por manor e maid affvel que bela, pods, um
dia. transformar-se de amigo em inimigo. Portanto, ha necessidade de

as fronteiras estarem permanentemente protegidas, e as estrateglas nao

s6 de defesa, mas tamb6m de ataque, convenientemente tragadas, res-

peitando-se cada momento hist6rico e considerando suns pr6prias ca-

pacidades. Nests concepgao, n3o ha amigos permanentes, aliados
eternos. mas t:io somente parceiros enquanto se verificarem interesses

coincidentes ou convergentes ein subs agendas, e quando as relag6es

custo/benefi.cio apontarem favoravelmente para a 61tima alternative.
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Casa contrario, nio ha justificativas para a manuteng:io de aliangas,

acordos ou tratados, mesmo porque estes podem a qualquer momento

ser rompidos unilateralmente conforms as conveni6ncias. No faso la-
tino-americano a decis:io do Mexico em abandonar o Tratado Intera-

mericano de Assist6ncia Reciproca(TEAR), eln setembro de 2002, f

um claro exemplo que obedece a esse 16gica, porque aquele pars con-

siderou que a instituiglio ja ngo cumpria maid suds fung6es. Mesmo no

caso brasileiro podemos encontrar atitude semelhante, quando em

1977 o ex-presidents Ernesto Geisel denunciou o Acordo Militar fir-
mado com os Estados Unidos em 1952, entry outras coisas porque o

intercimbio entry as duas naq16es era insigni$icante, o pals tinlla ja
condig6es de desenvolver sua pr6pria ind6stria b61ica, e por causa das

desavengas com o governo norte-americano ]iderado peso ex-
presidente Jimmy Carter.

Nada hg de extraordingrio eln tal maneira de agir que orienta a

conduta dos governantes, ja que estes 61timos devem ser apenas os

portadores de uma vontade mats ampla que corresponds aos interesses

da sociedade -- e tamb6m do Estado '. 0 panto que aria etta figura ins-
titucional 6 fartamente ilustrado, embora de maneiras distintas, nos

conhecidos te6ricos da Ci6ncia Polftica, como Nicolas Maquiavel,

passando por John Locke, Jean-Jacques Rousseau e sobretudo em
Thomas Hobbes, que, em sua conhecida obra, discorre sobre a lei da
natureza. Como se pods lembrar, Hobbes considera uma situaqllio em

que nio hf lei, nem ordem, portanto nada 6 justo ou injusto. Nessas

condig6es todos sio dono de tudo ou de nada, apenas segundo suas

Consultar, por exemplo, as interessantes observag6es feitas por RENOUVIN, Pier-
re & DUROSELLE, Jean-Baptiste no capftulo intitulado ''O homein de Estado e o
'interesse nacional ' '' /n/rode/f o a /lis/aria das re/af8es flz/er/?ac/o/?a/s, S5o Paulo:
DIFEL, 1967, P. 333-376



forgas, e enquanto puller mant6-las. Prevalece, assim, o estado de na-

tureza, onde o homem 6 o lobe do homem.: Para resolver este proble-
ma. criou-se o Estado.

No momento ella que o Estado adquiriu sua atual conniguragao

ficaram assegurados a ele e aos indivi.duos que o constituiram, prerro-

gativas e deveres, como o controls absoluto e soberano sobre um de-

terminado territ6rio onde se encontram as propriedades, um aparato

jurrdico-constitucional e demais instituig6es. Coma contrapartida, o
Estado devs, por6m, propiciar o m3.ximo possivel de seguranga a sous

cidad:ios. Essa seguranga 6 sempre relativa, nunca absoluta, ja que etta

61tima simplesmente ngo existe, porque se tiv6ssemos a seguranga ab-.
soluta de um Estado, todos os demais estar.iam em inseguranga absoluta.

Sob este ponto de vista, o conflito faz parte permanente das re-

lag6es interestatais (e tambfm dentro do Estado), verificando-se cho

ques quando a conduta de um Estado for considerada inadequada po-
los sous vizinhos. Para proteger-se e assegul-ar a integridade territorial,

a de sua populagao, e a de suds instituig6es, os Estados langam m:ios
de ]n6todos violentos, - deixando de lada a margem, na maior parte

das vezes, as regras e o direito international - arregimentando recur-

sos humanos, b61icos e tudo que estiver ao seu alcance se estiver em

risco sua sobleviv6ncia. Nests abordagem a guerra 6, por exce16ncia,

o /e//mo/fv que orienta a agro dos governantes.

Ver, por exemplo, FORSYTH, Murray. ''Thomas Hobbes e as Relag6es Exteriores
dos Estados''. In: Re/af8es /n/e/'/?ac/0/This, Brasilia, UnB, 3(5): 67-74, /980. Ou
consultar a pr6pria obra de Hobbes, intitulada O .Lel,'/a/a, encontrada em diversas
cdig6es nacionais. N:io varnos aqui fazer um balango das diversas teorias sabre rela-
g6es internacionais, mas apenas levantar alguns aspectos sobre o assunto. Por ipso
mesmo, n:io recorrcmos is costumeiras citag6es, limitando-nos ao essential. O leitoi
Interessado poderf ter acesso is obras de refer6ncia em qualquer biblioteca especia-
lizada
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Outra forma de percepgao das rela96es internacionais, contudo.

pods ser observada. E aquela que entende que a obedi6ncia a determi-

nados prince.plos baseados no bom denso, ou apoiados em motivag6es

6ticas, que serial inerentes a todos, faz com que coda pars acate os

dil-eitos dos deinais, respeitando fronteiras alheias, impondo-se obri-

gag6es e restringindo sua atuagao, assegurando, assim, climb har-
m6nico de conviv6ncia, rompendo com a tradicional vis:io belicosa

entry os Estados. Para tornar possfvel o sucesso desta concept:io, ob-

viamente, hf necessidade de que todos respeitem o preceito funda-
mental que garante a igualdade n:io s6 juridica, mas taJnb6m fTsica dos

deinais agentes do sistema internacional, que sao, portanto, igual-
mente soberanos

Polo ments no plano das vontades, essen princfpios deveriam ser
a base de funcionamento do sistema international, se n2io de forma
objetiva, polo menos colno inteng6es que precisariam nortear a con-

duta dos governantes. Na prg.rica, por6m, o que se verificou em todo

instante foia seqQ6ncia de quebras de acordos e flagrante desrespeito
aos tratados, invas6es em todos os continentes, colocando abaixo a

soberania de dezenas de Estados, com os mais poderosos subjugando
os mais fracos e rompendo suas fronteiras.

Em termos reais a soberania, contudo, nunca ficou asseeurada a

nenhum Estado, a n2io ser nas cartas diplomgticas, e aqueles que, atra-

v6s do poder de subs armas, e possuidores de vontades polfticas fortis:
delnonstraraln compet6ncia para defender sous territ6rios e interesses

por maid escusos que fossem --, dando tranqiiilidade a suas popula-

g6es N:io apenas into, mas indo a]6m, conseguiram ultrapassar as li

nhas inimigas, elnpurralain fronteiras e ampliaram sous dome.dos.

A proteg:io do territ6rio, da propriedade de sous habitantes, e de

suns instituig6es - sem as quaid o Estado nero poderia sequer sobrevi-
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ver -- sgo obrigag6es que se converteram sempre no dever primeiro de

cada governo. O interesse nacional - ainda que sega diffcil chegar a
um acordo sobre o signincado dente terlno -- dove igualmente ser de-

fendido contra todo inimigo, fazendo com que sociedade e Estado tri-

Ihem os mesmos caminhos, ombro a ombro de milos dadas, com pro '

postas conjuntas, elaborando um proleto de grandeza, para que o pals

posse desfrutar papal de realce no contexto mundial. Data preocupagao
dos Estados em aulnentar, tanto quanto possfvel, os poderes nacionais,

maximizando a utilizagao de sous recursos, e procurando investir cada

vez maid em ci6ncia e tecnologia, inclusive em busca do domfnio de
artefatos nucleares, apesar dos tratados existentes desde o final da d6-

cada de 60. coma o TI utado de Nao-Proliferagao Nuclear (TNP)

Ao lonao da hist6ria, nio s6 dos s6culos recentes, estes foram as

caracteri.sticks determinantes que moldaram as relag6es mundiais, ainda

quando os Estados, homo sio hoje concebidos, ngo existiam. Houve
historicamente um revezamento dos pai,ses na lideranga dos neg6cios,

da diplomacia e das armas, impondo vontades, sein lnedir custom e con-

seqii6ncias, com governantes massacrando qualquer oposigao lnterna ou

externa, que pudesse colocar em risco ou bloquear suds ambig6es
Esse sucess:io de eventos que periodicamente modela o sistelna

internacional -- ou macroestrutura homo a chama Ronaldo Sardenberg

- mostra que o poder tem se convertido eln instrumento central em

torno do qual os Estados formulam suds polfticass - ainda que discur-

sos pacifistas e de construgao de uma ordem justa e duradoura sejam
cotidianamcnLe fellas, quake sempre pdas grandes pot6ncias (hoje

identificadas coma Grupo dos Seth maid a Rtlssia), objetivando, cer-

tamente, a manuteng:i.o do s/afz/ gyro.

3 Cf. SARDENBERG, Ronajdo. "Estudo das Relag6es internacionais". In: Curso de
Re/ag es /n/e acfona is, Unidade IV, Brasilia, Universidade de Brasilia, 1982.
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NOVOS E VELHOS CONCEITOS

Se os fatos anteriores se constitui.ram na tend6ncia dominantc no

sistema internacional, nos anos mais recentes, sobretudo nas d6cadas

de 80 e 90, surgiram teorias explicativas minimizando as political de

poder e enfatizando a perda de influ6ncia do Estado homo agents mats

importante nas negociag6es mundiais.

Contrapondo-se a vis2io conflituosa amparada nas relag6es de

poder -- em tiltima instincia sustentadas pele aparato b61ico de dada
Estado --, as novas teorias introduzem a id6ia de globalizag:io e de in-

terdepend6ncia e concebem o mundi sem fronteiras, pensando-o,

portanto, sob novos prismas

Nests enfoque, conceitos tradicionais como territ6rio, forgas
armadas, soberania, autodeterminagiio e a pr6pria id6ia de Estado
(visio sob a utica classica) jf nio maid se justificariam em fungao do

avango nio s6 dos meios de comunicagiio sociais, mas, principalmente

como decorr6ncia da internacionalizag5o da economia, onde a base
territorial teria pouca importancia.

A avalanche de textos produzidos focalizando a ''nova realidade

internacional '' tem se constituido em campo fertil para a multiplicagao

de argumentos, os mats diversos posse.veil, na defesa de um mundo

sem fronteiras, muitas vezes sem levar na devida conga os motives do

surgimento deste discurso global.
Em parte, por6m, os autores que t6m versado sobre o temp da

globalizag:io apresentam sua parcela de raz2io. Serra inviavel, hole,
imaginar que a estrutura do poder international pudesse ser vista ex-

4

4 S5o in6meros os ensaios publicados sob este utica, em revistas coma al /n/e/,ncz//o.
na Organization. Foreign aj3ails, etc.
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clusivamente polos indicadores tradicionais que sempre medium a

capacidade de um ou de outdo Estado
Assim, fatores como territ6rio, forgas armadas, recursos naturais

e populagao nio podem ter id6ntico peso ao de situag6es passadas,

cedendo lugar a ci6ncia e tecnologia.6 As forgas armadas, ainda que

imprescindilveis, em principio nio maid se apresentariam como insti-
Luig:io principal dos Estados. com o fina] do prolongado conflito sovi-
6tico-americano

Por ipso mesmo a Russia anunciava em meados dos anon 90, a

mudanga da estrutura de suds forges armadas, transformando o servigo

militar obrigaL6rio em atividade voluntfria na virada do s6culo. O que

significa dizer que as forgas se tornariam pronlssionais e, como conse-

qii6ncia, ganhariam capacidade lnaior de preparag:io, diminuindo a

quantidade de membros, mas aumentando a qualidade dos mesmos.
Sein qualquer sombra de dQvida, este sempre foi um dos itens

que permearam, com freqii6ncia, os debates sobre coho se preparar

convenienlemenLe para as guerras (excluindo o conflito nuclear ou

eletr6nico, quando os envolvidos, polo ments na parte t6cnica, silo
ajtamente qualificados. com a presenga de muitos cientistas). Uma das

preocupag6es bfsicas das forgas armadas esteve regularmente voltada

ao op/i/7?z//?? dos contingentes, a16m de propugnarem pda maier quali-

ficagao de sous soldados (o que inclui desde nfveis de instrugao mats

elevados que facilitem a absorgao de informag6es corretamente e a

5

Meslno em 1957, Henry KISSINGER ji chamava atengao para este fate, afirman-
do que o advento da tecnologia nuclear acabava com a invulnelabilidade hist6rica
dos Estados Unidos, reduzindo a margem de seguranga traditional. Cf. /Vac/eczr we-
apons ana/orezgnpo//cp. New York. Hamper, 1957

Ver, por exemplo, NYE, Joseph - "As novas dimens6es do poder'', .D/d/ogo, Rio
de Janeiro. USIS, 1 (23): 45-57, 1990
7 Cf. O fs/ado de S. Paz//o, 17 de maio de 1996, p. A-14.
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execugio de tarefas sem desperdicio de materials, como o proprio ma-

nejo das armas, o pagamento de soldos adequados, equipa]nentos ]mo-
dernos, at6 poll.ticks de preparag:io para inserir o soldado em ativida-

des outras quando o mesmo se desligar das tropes, etc.)

Qualquer obsei-vader maid alenro perceberd. conludo, que possi-

velmente nenhum pars moderno conseguiu fazer com que suds forges
atingissem padr6es considerados ideals em todos os items. Inclusive

porque o l-ecrutamento obrigat6rio imp6e a uma grande parcela dos

convocados obrigag6es is quaid nio estiio acostumados - coinpleta-
mente distintas da vida civil - e, tamb6m, porque para se atender a um

minimo num6rico n:io se pods fazer seleg6es baseadas apenas em in-

dices de escolaridade. Parcelas consideradas insuficientes do orga-

mento nacional iguallnente tornam difTcil a relax:io entre politicos e

militares, geraldo intensas criticas por parte disses iiltimos, que quake
nunca se achaln adequadamente preparados para enfrcntar outras for-

ges. Apesar dessas diverg&ncias, na major parte dos castes, o vencedor

quake seinpre foi aquele que menos errol cometeu, ou ent3o aquele
que conseguiu concretizar aliangas que suplantavam em muito os re-

cursos financeiros, t6cnicos e humanos da outra parte.

Mas se a Russia toJnou a iniciativa de anunciar a exting:io do
servigo militar obrigat6rio, etta n:io foi uma atitude isolada, porque na
mesma 6poca a Franca tamb6m assumiria discurso semelhante. Futu-

ramente, portanto, a profissionalizag:io das arJ-nas, poderf se converter

em tend6ncia a ser adotada por todos os parses, com maid 6nfase na

tecnologia do que nos soldados.8 Tal comportamento nada aplesenta

8 Sobre as perspectives da atuagao dos soldados nos conflitos, consultar : United
Nations Institute for Disarmament Research/UNIDIR - 7be .gz/a/ d/a/7 so/d/e/,.: o/? //ze

?af fre and irse oy .#//Imre armed/urges, Research Paper n ' 36, New York/Geneva
United Nations, 1995
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de extraordinfrio, porque os conflitos dos amos 90. envolvendo as

grander pot6ncias, t6m mostrado a utilizagao initial maciga dos ser-

vigos da forge a6rea, seguidos dos blindados e dos canJl6es. S6 depots

(para certamente minimizar os riscos e custom humanos) os soldados

entram efetivamente em combats direto se houver necessidade, jf que

a supremacia de um pars ou coalizEio sendo muito superior, faz com

que a pl'esenga fTsica dos soldados em terra praticamente se restrinja a

ocupar determinado territ6rio. O mesmo certamente nico se aplica

quando o confronto se dfi entre doin parses menores que tenllam pari-

dades de forma, e cujas tecnologias est5o london de serum as mats avan-

gadas.

Com todas as variag6es observadas nas conjunturas recentes, as

forgas armadas continualn existindo, e aprimoram sua qualidade vi-
sando resguardar o territ6rio e o patrim6nio neue inclui.do.

Assim como a quantidade puja e samples de soldados nio 6 mais

o components principal aferidor da forma de um pals, a pr6pda popu-

lagao isoladamente tamb6m n:io serve maid como parametro de poder.

A n8o ser, coma diz Stoessinger, que deja utilizada "de forma produti

va na criag:io de uma base industrial moderns que, por seu turbo, pos-

sibility a criaglio de uma corporagao militar de primeira ordem''.9

Apesar disco, kinda que se diga que a populagao pensada em termos

num6ricos n:io tem maid forma explicativa para se entender o papel de

um Estado nas relag6es internacionais, por outro lido, nio se pods
negligenciar o tata de que um pars que tenha dez milh6es de habitantes,
assume mellor importancia no cenfrio mundial (em termos estrat69ico

militares) do que outro que det6m contingents populacional de dual ou

Eras centenas de milh6es. A n5o ser que este 61timo apJesente os sous

empo- S6o Paulcc CultJohn 978.poder das na96es -- a polftica internacional de nosso
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recursos humanos e militares em situagao demasiadamente precaria, o

que significaria dizer que nfio desfruta de boas condig6es s6cio-
econ6micas, det6m base indusuial insatisfat6ria, n:io tendo, pris, condi-
g6es de entrar em qualquer confronts com chances de vit6ria.

Em molnentos outros, como no periodo de entry-guerras, dos
ands 20 e 30 do s6culo passado, a varigvel populagao foi considerada
importance e, ainda hole, assume paper de relevo nas anflises estrita-

mente geopolfticas. Os demais indicadores como recursos naturais e

territ6do tamb6ln tiveram sous pap6is reduzidos com o passar do tem-

po, como resultado do incremento das atividades industrials e do avan-

go tecno]6gico. Os recursos naturais que apresentaram forte poder de

barganha foram cedendo lugar aos produtos sint6ticos produzidos pdas
pot6ncias altainente industrializadas coho o Japiio, a Alelnanha e os

Estados Unidos. Enquanto se veriflca asta substituigao, o n6mero de

patentes registradas por esses parses, que canalizam recursos apleci6-
veis para pesquisa e desenvolvimento, aumenta concomitantemente.

Com o advento da tecnologia nuclear, o territ6rio, fatter tradicio-

nalmellte considerado como um dos principals no poder do Estado,
perdeu pontos em avaliag6es recentes quando a tecnologia se conver-

leu no vetor que mais peso adquiriu na mensuragao de capacidade e

influ6ncia no cengrio mundial. O teiri[6rio, por]anto, estti sujeilo a revi-

s6es, enquanto fonts de poder, e, ainda que seu papal deja minimizado, a

atuagao de todos os governantes caminha na direga.o de preserve-lo o
mg.xilno possivel -- sem pensarjamais em reduzi-lo --, n:io abrindo m5o

de gerenciar as populag6es e recursos sobre este base fTsica

Considerando-se o quadra contemporiineo, mesmo dianne das

novas teorias, o territ6rio permanece como parte inalienfvel e inviolf-

vel de qualquer Estado. A qualquer ato considerado hostil a resposta 6
imediata. N2io apenas anos 80 e 90 o conflito envolvendo o Rhino



Unido e a Argentina pda posse das Malvinas, a duel-l-a entry Peru e

Equador, a coaliz5o liderada polos Estados Unidos contra o braque
mas tamb6m em v6rias oportunidades semelllantes, em outros mo-
mentos, notamos claramente que assuntos econ6micos s5o tratados

sob um prisma, enquanto as quest6es fronteirigas e militares percor-
rem caminhos diametralmente opostos.

Deve-se consideral- come discutivel a afirmagao de que o Estado

nio 6 maid importance, ou que perdeu suas fung6es no contexto da

nova ordem. At6 porque as grandes corporag6es empresariais e indus-

trials (que nico ]eriam mats base territorial nacional axa) ahem em

dodo o globo escudadas nos Estados de origem, e quando escolhem
determinadas regimes pai'a sous investimentos o fazem a partir de inte-

resses que conjugam o da ]natriz e o do pr6prio Estado ao qual perten-

cem. Na Sax6nia, estado-melnbro do Leste alemao, afetada por altai

taxas de desemprego, por exemp]o, o governo local para garantir a

instalagao da Volkswagen concedeu subsi.dios a etta empresa, contra-

riando determinag6es da pr6pria Comissio Europ6ia.io
Por sua vez, sio divulgados em profusao argumentos defen-

dendo a id6ia de que a economia nio tem fronteira, que os Estados s:io

submetidos a press6es para adaptar seus pianos econ6micos aos inte-

resses das grandes corporag6es, e que seriam prova irrefutfvel para

indycar a decad6ncia do paper do Estado que nada maid serif do que
agence deltas mesmas empresas. Se este raciocrnio for levado ao ex-

tremo, isso ocorreu em dodo o tempo, porque o Estado, desde o seu
surgimento, jamais representou os interesses da sociedade, mas t?io

somente os dos setores dominantes, tanto faz se agrfrios ou industri-
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ais. O que diferencia a presents conjuntura das demais 6 que a compo

tigao acirrada entry as grander empresas faz com que das busquem
cada vez maid espagos e, sob este ponto de vista, as legisjag6es parti-
culares e diferenciadas de cada pals, bem homo politicos protecionis-

tas-estatizantes, atuam como empecilho para a expansao de sous ne-

g6cios, daf a pressao sobre os governor para abrir suds fronteiras.

Nesse sentido, a pr6pria Confer6ncia Sobre Com6rcio e Desenvolvi-

mento da ONU(UNCTAD) defendeu recentemente, ao contrfirio de

outras 6pocas, a necessidade de os parses pobres abrirem suas econo-

mias, adotando ''amplas reformas com vistas ao mercado, fortalecendo

setores de exportagao competitivos no imbito internacional ''.

A id6ia da globalizag:io ngo 6 nova, e faz parte do proprio estfi-

gio polo qual pasha o modelo de desenvolvimento capitalista. Sob asta

6tica, s3.o interessantes as observag6es de William Pfaff. Para ele h3

uma tend6ncia exagerada em focalizar o assunto, quando, na verdade,

diz Pfaff, se trata de uma moda passageira.t2 Aflnal, sob a 6gide de

uma perspectiva competitiva, liberal, sem a intervene:io do Estado,
coda empresa cresce de acordo com sua pr6pria compet6ncia e, no li-
mits, constr6i uma ordem oligopolista ou ulna oligarquia em seu setor.

O fato novo a ser considerado 6 que ao agirem sem pudores tentando

aumentar seu poder, e influenciando as agancias de fomento mundiais

e governor, fazem com que o Estado deja privatizado, que trabalhe a

favor de sous interesses (da empresa), sem assumir os custom, por

exemplo, polos servigos pablicos e peta criagao de uma infra-
estrutura, deixando-a estritamente sob a responsabilidade do Estado.

Cf. JONQUEIXRES, Guy de "Paises pobres devem abrir econolllia, diz
UNCTAD", Gaze/a JUerca/?/i/, 16 de abril de 1996, p. A-10
12 Cf. PFAFF, William, "Globalizag:io, uma moda passageira", O fs/ado de S.
Pair/o, 31 de margo de 1996, p. A-2.
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Como diz Ricardo Petrella, as empresas se tol-nam a fiadora do

desenvo[vimento tecno]6gico dos parses, visio que ao entrarem em

determinada regiao necessarianlente trazem consigo recursos.i3 Se, de

um dado, o Estado existiria apenas para favorecer as Brandes empresas

- por ipso nio ter importancia maior a n3o ser proteger eases intel-ea-
ses --, por outdo dado, o que se veriHica atualmente 6 a tend&ncia em se

criar coda vez mais unidades. Ao se imaginar que, no futuro, ocorra o

triunfo do bom denso sabre as disputas diversas travadas intra e inter-

Estados, a conclusgo 6 que ent:io haverf provavelmente um nQmero

t:io grande de Estados quantas forenl as nag6es e etnias, com cada

grupo possuindo seu pr6prio territ6rio. Os movimentos separatistas

com reivindicag6es de autonomia, que val-rena o mundo nos i31timos

lustros, parecem constituir uma caminhada nests diregao. A ex-Uni5o

Sovi6tica se fragmentou, perdendo por exemplo ex-rep6blicas, como a

Let6nia, a Lituinia e a Estonia; a Checoslovliquia se dividiu na Repti-
blica Checa e na Eslovfquia; h6 as demandas dos bascos e dos cata-

lges na Espanha e do Quebec fritncgs no Canada; movimentos some

Ihantes ocorrem no Tibet e entry os curdosl junta aos italianos do
norte e aos palestinos, e dezenas de outras lninorias que poderiam ser

aqui listadas, incluindo as populag6es silva.colas homo os yanomamis

brasileiros e venezuelanos. No Brasil in6meras t6m fido as pJ'opostas

para desmembramento do territ6rio nos 61timos anon, principalmente
envolvendo as regimes Sul e Sudeste do Pars.

Se este preocupagao com a formagao de novos Estados estli se

multiplicando, n:io se pods obviamente imaginar que este conceito
esteja perdendo sua eficgcia e nio seja mats 6ti] e atua]. Nos processor

de uniflcagao e integragao em andamento n5o se chega sequel a um

Cf. PETRELLA, Ricardo, op. cjt.



acordo sobre coma ficarf a sobelania de cada ptlrs, mas a tend6ncia

em temas como polfticas de defesa e externa 6 a exist6ncia sinaultanea-

mente de uma polftica global e uma particular -- ainda que no navel
econ6mico as barreiras sejam gradativamente removidas.

A multiplicag:io de Estados que se verificou ap6s a Segunda

Guerra Mundial, diante do processo de descolonizagiio, mostrou a
vontade dc coda co16nia querer desvencilhar-sc de suas metr6poles,

convertendo-se em unidade aut6noma. O problema hole 6 apenas uma

seqii6ncia do que ocorreu nos ands 50 e 60. Se naquclas d6cadas, as

reivindicag6es Cram pda aquisig:io da autonomia, atualmente, com as

discuss6es suscitadas por tomas colno direitos humanos e direitos das

minorias, a fragmentagao dos Estados em unidades menores deverf

igualmente ocorrer. A nZio ser que, contrariando as teorias recentes, os
Estados permanegam tio forbes que suplantem qualquer ag:io de insti-

tuig6es diversas colno as organizag6es n:io-governamentais. Sob este

prisma, as teorias que alegam perda de poder do Estado demonstfar-

se-io com pouch efic5,cia explicativa para analisar o contexto mundial

Meslno na Africa e, sobretudo, nesta parte do mundo, hole abandona-

da polos grandes pai.ses --, novas divis6es ou ajuntamentos poderao ser

feitos futuramente, repensando as honteiras atuais, artificiais, que fo-
ram criadas pdas ex-metr6poles, contemplando assim os grupos 6tni-

cos que se encontratn atualmente divididos. Ou deja, quando o mundo

resolver auxiliar o continents africano, antes que a situagiio se tome
irreversivel, com a morse de dezenas de milh6es de habitantes, t,ima

das primeiras tarefas sera a de tentar reduzir as diverg6ncias internas e

propiciar um avango socio-econ6mico razofvel de coda unidade atual,

aulnentando os indices de desenvolvimento humano. Em um segundo

momento, renegociar os territ6rios onde os con.Hitos s:io muito agu-

dos, ja que em dada Estado africano conviveln etnias completamente

7



distintas e mortalmente inimigas, que t6m acima de tudo lealdade tri-
bal e nio um vi.nculo com o abstrato conceito de Estado.

O reordenamento do continente africano tornaria possivel a co-
incid6ncia de vontades polfticas e culturais com as territoriais. Deci-

s6es delta natul-eza, por6m, sofreriam por parte do continents acusa-

g6es de que se estaria reproduzindo, por exemplo, o Tratado de Ber-

lim, firmado em 1885, com a intervengao das grandes pot&ncias. O
que diferenciaria ambas as situag6es, de agora e a de d6cadas e s6cu-

los atrfs, 6 que em uma negociagao desta natureza estariam partici-

pando nio apenas os pai.ses industrializados -- que se comprometeriam

a canalizar recursos para melhorar as condig6es do continents --, mas,

sobretudo, os representantes de coda unidade atual e de suas principals
etnias, em um grande foto mundial. A chance de sucesso de confer6n-

cias desta natureza dependeria, em primeiro lugar, de vontades polfti-
cas de ambas as panes, africanos e pesto do lnundo -- e, em segundo, a

certeza de que todos sairiam lucrando, porque desenvolvendo o conti-

nents, investimentos poderiam ser realizados com maior intensidade e

com retornos igualmente generosos. Ou ent:io aplicar macigamente no

continents, visto que o aumento dos indicadores sociais e econ6micos.

em longo puzo, reduzida as diferengas internas, podendo inclusive

fazed com que os grupos rivals passem a viver harmonicamente, res-

peitando-se mutuamente. O mundo poderia fazer com a Africa o que

fez com os judeus, ou sqa, expiar a culpa por ter deixado a situagao
deteriorar-se. Pods tamb6m, como tem feito at6 agora, mostrar-se im-

passfvel, comprovando o que diz Marc Ferro: ''com os judeus era dife-
rente porque se tratava de uma populag2io branca''.i4

i4 96 FERRO, Marc -- #lf/d/'ib das co/omfza£8es. Sgo Paulo: Companhia das Letras:



No outro lado do mundi, a atua(lao de parses como a China 6
um dos melhores exemplos para perceber que, procurando unificar seu

Estado, o governo de Pequim conseguiu em primeira instincia subs-
tituir Taiwan no Conselho de Seguranga das Nag6es Unidas, nos ands

70; depois renegociou a devolugao de Hong Kong, ao mesmo tempo
eJn que mant6m o Nepal e procul'a reabsorver Taiwan -- esta uma ta-

refa n)ais difrcil. Daf a demonstrag:io de forma, no primeiro semestre

de 1996, quando se realizavam as eleig6es presidenciais nests 61timo

pats, criando tensao, porque os Estados Unidos imediatamente reaei-

ram movimentando porta-avi6es e submarinos nucleares para defender
sous aliados naquele continents.

O que se pods observer disses exemplos, 6 que o Estado, com o

passar da hist6ria, vai se adaptando is conjunturas, ajustando-se de

acordo com as conveni6ncias e comportando-se do mesmo jeito como
todas as instituig6es sempre Hizeram, que vio desde a lgreja ao casa-

mento, da fmHia iescola. Este, ajifs, 6 o comportamento que as insti-

tuig6es naturalmente adotam, apesar de n5o ter percepgiio clara naquele

instante, do alcance das transformag6es. Embora inconscientes perce-

bem que a incapacidade para se adaptar em momentos de transigao

compromete a sua pr6pria sobreviv&ncia, implicando seu desapareci-

mento e contribuindo para o surgimento de outras instituig6es que as

substituirf. A lgreja Cat61ica, por exemplo, soube adaptar-se is cir-
cunstincias e apesar de ap!-esentar diverg6ncias internamente, entry

conservadores e progressistas, sempre apresentou forte carfter corpora-
tivo e secularizador, o que explica sua sobreviv6ncia em todos esses

s6culos. As forgas armadas constituem-se em outro agence que tamb6m

age com compet6ncia. N2io 6 gratuitainente que sham muitas vezes
consideradas instituig6es nacionais permanentes, como ocorre no Brasil

Com o Estado ocorre o mesmo. Apes sua criagao tornou-se elemento
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mediador e repressor contra a vontade de muitos setores e assegurou seu

paper como instituig:io permanente, inclusive porque os mesmos gru-
pos/classes que se Ihe op6em utilizam-no de acordo com suds conveni-

6ncias, ]angando m:io de sous aparatos po]i.ticos e ideo]6gicos.

Dessa forma, o Estado, se bein que tenha sells tradicionais con-

certos intensalnente criticados, pemaanece inabalfvel como a lgreja e

as forges armadas. E, se o mesmo exists, conseqiientemente, a preocu-

pagao com a seguranga de suds fronteiras e de seu territ6rio mais do

que nunca permanece. No momento em que tail assuntos nio se fize-

rem mais presented, a{ sim a exist6ncia do Estado serf considerada
desnecessfiria

Os elementos tradicionais do poder continuam resistindo is mu-

dangas de conjunturas, apesar de o seu significado sofrer transforma-

g6es, Xs vezes lnais lentas, outras vezes mais rapidas, adaptando-se is
novak realidades. Nada foi alterado no que concerns ao controls das

instituig6es e de inando efetivo ejn todos os nfveis. Ocorreu, t:io so-
mente, o acirramento das competig6es entry o bloco europeu, o Nafta

e o Japao.

As diverg6ncias sabre a alter-agro do conte6do daqueles con-

ceitos e de constituig:io de ulna nova ordem n:io devem, todavia, soar

estranho, ou causar maiores preocupag6es, porque o que maid ocojveu

na hist6ria foia mudanga de sentido e a perda da caracterfstica origi-
nal dos princfpios utilizados coma ferramentas forjadoras do funcio-
namento do sistema internacional. Tudo isto ocorreu normalmente

atendendo is conveni6ncias dos pailses que cultural, ideo16gica, poll.ti-
ca, econ6mica e militarmente dominaraln e continuum determinando os

ramos do cenfrio internacional, disseminando costumes e ideologies

Poderfamos recordar aqua, como exemplo, que a id6ia de terro-

rislno hole 6 diametralmente oposta a que prevalecia ha algumas d6-
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cadas. Coma se gabe, os antigos fundadores de lsi-ael dcfBildi&jla os

atentados como lnodalidades de atuag:io perfeitamente legiltilnas, por-
que queriam criar o seu proprio Estado -- aspiragao legftima nico s6
para des, homo tamb6m para os palestinos espalhados pda mesma

regiao --, mas que hole merecem reptldio gelal. Apenas para ilustrar

este fate, ha mats de cinqUenLa amos, en] julio dc 1 946, o grupo Irgun:

ou Organizagao Militar Nacional, chefiacla por Menachen Begin -- de-

pois primeiro ministro isl-aelense --, foio respons6vel pda explosao do

Hotel Rei David em Jerusa16m, local i6poca controlado polo governo
britinico da Palestina, quando morreram 91 pessoas.15

Atua[mente, colno 6 posse.ve] constatar, o terrorismo tem levado

os governos a realizar intlmeras confer6ncias, procurando instrumen-

tos eficazes para combater a agEio de grupos extremistas. Este novo

comportamento adotado polo mundo este apoiado fundamentalnlente no

cato de que ao agirem utilizando formal n5o convencionais de atuagao,
os grupos denominados terroristas imobilizam governor e deixam os

parses impotentes para canter saas investidas.

O conceito de soberania restrita, ou compartilhada, sobre a
Amaz6nia, considerando-a uln patrim6nio da humanidade e n:io homo

propriedade dos parses da regiao, coJno a proposta polo ent:io presi-

dents frances Fl-angois Mitterrand ao final da d6cada de 80 - quando

se discutia em confer6ncia as condig6es clinlfiticas do planets --, e a
transfol-mag:io do papal das fronteiras e dos territ6rios t6m se consti-

tui.do no pixo central das reDex6es em soros diversos, que se realizam

5 Tamb6m em julho de 1896, Theodor Herz] pub]icou em Viena o ]ivro intitulado O
Estado Judea, Telttativa de sotugao lltoderna para a qtlestao judie, conveRxda e\xn
livro base para as futuras demandas do povo judeu. Cf. O fs/ado de .f Paz//o, 02 de
julio de 1996, p. A-10, e 21dejulho de 1996, p. A-24.
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diariamente em todo o mundi para avaliar o quadro atual e as tend6n-

cias, procurando detectar qual o espago reservado a coda ator.i6

O Estado elnpresarial, a formal:io dos mega-blocos e a criagEio

dos regimes internacionais seriam outros sinais evidentes de gent:io e
concepgZio de um mundo diferente onde os elementos anteriormente

mencionados n:io teriam lnais lugar, por se terex tornado obsoletos,
deflnitivamente ultrapassados, havendo necessidade se n5o de erradi-

cg,-los, peso memos de repensf-los dianne das lealidades cambiantes

deste inicio de s6culo. O .anal do con.Hilo envolvendo Washington e

Moscou foi, tamb6m, elemento utilizado homo referencial para repen-
sar a atual conjuntura mundial.''

As intensas discordincias abarcando estes assuntos ainda ]eva-

r5o tempo apreciavel at6 que se cheque a um denominador comum,

mesmo porque no calor da hora os crit6rios objetivos de anflise cos-

tumam inexistir ou ser relegados a plano secundfrio.

N5o testa d6vida de que todos estes datos, em conjunto, influen-

ciam a formal:io de uma nova ordem. Mas, coma se gabe, cada mo-
delo, por maid inovador que deja ou se api'esente, traz en] seu bobo

grande parte das caracterfsticas do paradigma anterior, porque 6 difTcil

conceber o nascimento de uma estrutura que altera radicalmente as

relag6es socials e poll.ticas vigentes.i8 Nada tio revoluciongrio parece

ma internacional coda vez que 6 remodelado apresenta necessaria-

mente marcos de tradigao e de renovag:io, o que 6 absolutamente nor-
mal no hist6rico de todas as instituig6es.

' Cf: Jb/Xa de S. Paz//o, 05 de april de J 989, p. C-6

s Cf. SARDENBERG, RonaJdo, OP. Cjt

22



O CONTEXTO DA GLOBALIZA(AO

A perspectiva adotada pda globalizag:io n2io exclui, coho se

pods constatar, as diverg6ncias interblocos, ora dos Estados Unidos

contra o Jap:io, reclamando do protecionismo nip6ilico e ameagando a

utilizag:io da Super Clfusula 301 - da Lei de Coln6rcio norte-
americana de 1988 --, ora intrabloco, com o mesmo pats empregando

recursos contra o Canada, seu parceiro no Nafta; a Europa diverge do

Japao e dos Estados Unidos e, nests imbroglio, deixaln espago restrito

para os demais parses que continuamente exercitam papel de somenos

importfincia
A lula pda defesa dos interesses nacionais -- econ6micos, politi-

cos, estrat6gico-militares --, paradoxalmente, 6 mais forme hoje do que

nas d6cadas passadas, exatamente em fung:io da globalizagiio econ6-

mica. Este forma de operas pods ser percebida nos tlltimos amos, con-

tra as decis6es brasileiras de pieservar cerlas areas de iilteresse (gaso-

lina, ago, indiistria automobilfstica e brinquedos), levando aqueles

parses a recorrerem a Organizagao Mundial do Com6rcio(OMC)
contra o que designavam protecionismo comercial. Lembre-se, kinda,

as disputes entry o Brasil e o Canada, representando os interesses da

Embraer e da Bombardier polo mercado a6reo. Ou ent5o pdas crfticas

que a China fazia colltra os Estados Unidos ameagando transferir sous

proyetos para a Europa, ja que a Casa Branch insistia em vetar a ad-

missio de Pequim junto a OMC, problems hoje ja resolvido. i9
O que as discuss6es dos 61timos lustros t&m procurado mostrar 6

que as abordagens estrat6gico-militares, ao perderem forge coma ins-
trumento explicativo do contexto internacional, n:io seriam Haig 6teis.

19 Cf. Ga;e/a ]Uerca/?/i/, 15 de abril de 1996, p. A-15
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Hli exagcros nests typo de inteipretagao, porque a pr6pria terminologia

relative a globalizag:io 6 entendida diferentemente dependendo do
dado em que o observador se encontra, se pertencente aos parses alta-

mente industrializados ou do pesto do mtlndo. Enquanto para os pri-
meiros a globalizagZio 6 uma forge inevit5,ve] e caracterfstica da nova

ordem mundial -- e vista como ben6fica para todos, entendendo as re-

lag6es como horizontais - a pei'cepg:io dos parses pobres 6 frontal-
mente contraria; para estes 61timos, as relag6es sio verticalizadas e

onde prevalecem as dominag6es tradicionais, apenas com novas rou-

pagens, e que, en] outros momentos hist6ricos, costumava-se desienar
de imperialismo, sub-imperialismo, etc.

A globalizagao tamb6m nZio resolveu os conflitos que grassam

polo mundo, homo aqueles existentes entre Israel e os parses frabes no

Oriente M6dio. Outdo exemplo diz respeito is migrag6es, arvo fre-
qiiente de atengao por parte dos parses europeus e dos Estados Unidos.

Visivelinente a climens5o alcangada polo problems ao se falar ein
'abrir as fronteiras'' para toriaar possfvel o ingresso de in:io-de-obra

oriunda dos parses latino-americanos, dos africanos, do Magreb ou do

Sudeste Asiatico, 6 observada nas agudas reag6es xen6fobas dos gover-

nor, da imprensa e das populag6es dos Estados altainente industriali-
zados

O qt.ie sc verifica, portanto, no momento atual 6 que a defesa
do Estado tanto no plano politico quanto no estrat6gjco-militar ngo

foi desativada, permanecendo maid s61ida do que antes, criando me-

canismos e instrumentos, e visando impedir at6 mesmo a livre cir-
culagao das populag6es. A seguranga permanece coho elemento me-

recedorsde especial atengao de todos os parses, independeiltemente
da se desenha o ' porter e de saas latitudes, em um quadro que ain-
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Devido a dinainicidade do sistema international (que ilunca se
caracterizou por ser incontestfivel ou estatico, a nico ser por cui-tos pe-
rrodos), o que este ocorrendo, isto sim, 6 um reajustamento de in-
flu6ncias, ]nas apenas entry os grander parses, por ipso o cenftio ainda
n:io tem contot-no definido

Da ]nesma forma, a intervene:io de um Estado em ne96cios de
outros foie continua sendo uln expedience corriqueiramente utilizado,

quando algt.tm pars considera que sous interesses, principalmente lu-

cros, possam estar em risco. Os Estados Unidos, a Russia, a Franca e a

Gr5-Bretanha mats do que todos mantiveraln atuag:io firms na defesa

de suas pretens6es, por mais egorstas que fossem, pouch se importan-

do com a opiniao publica mundial, ou com as convenge5es internacio-
nais, se em qualquer circunst6.ncaa se considerassem atingidos e preju-
dicados.

Sobre este comportamento adotado pdas grander pot6ncias, vale

a pena lembrar que o desrespeito a Carta das Nag6es Unidas, armada

em 1945, 6 bem esclarecedor, pois enquanto se assinava tal docu-
naento assegurando igualdade jurfdica a todos os Estados, estando af

inclurdos respeito aos sous territ6rios e is suds pope.ilag6es, realiza-

vam-se as confer6ncias de Yalta e de Pottsdan, dividindo o mundo em

areas de influ6ncia, sem consultar as panes diretalnente afetadas e in-
teressadas.

Repetia-se em 1945 id6ntico procedimento adotado quando se

estabeleceu o Tratado de Berlim, Eirmado em 1885, quando as pot6n-

cias de entio simplesmente repartiram o continents africano, demar-

cando regimes em um mapa colorado sobre a mesa, como se fosse sua

pl'opriedade. " A hist6ria prova que, depois dente fato, o que se verifi-

20 Sobre etta questiio consultar FERRO, Marc, op. Cit
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No 1imite, aquele pretenso conftonto nunca poderia ocorrer por-

que, desde o inicio das diverg6ncias, nenllum dos dais contendores
conseguiu armazenar forges suficientes e assegurar supremacia t5o

acentuada que permitisse a qualquer um doles atacar sem sofrer id6n-

tica retaliagiio, com pesadas baixas. Em um conflito em que amboy
seriam atingidos mortalmente, portanto uma guerra sem vencedores:

mas apenas com perdedores, o jogs de coma-zero apresentava-se, na

verdade, homo jogo de some varifvel

O embate nio poderia, assim, ser concretizado. A tentative de

romper tal equilfbrio foi, por6m, incessantemente procurada acele-
rando a corrida arlnamentista, sega atrav6s do aci3mulo cle ogivas nu-

cleares, sega pda sofisticag:io das tecnologias utilizaclas na confecg:io

disses armamentos. Silo elucidativas a este respeito as declarag6es de

Francois Mitterrand, quando afirmou que o ''importance na cstrat6gia

nuclear n:io 6 saber onde a bombs vai acertar, mas ter a certeza de que

ela nunca serb langada. A questao n:io 6 tentar vencer uma guerin nu-
clear, e, sim, dissuadir todos de querer inici5.-la

Se asta pr6tica 6 desenvolvida polos grander parses, obselva-se,

evidentemente, um descompasso entre as abordagens que tentam ex-

plicar o mundo apenas pda globalizagao e interdepend6ncia econ6mi-

cas e aspectos culturais, e aquilo que efetivamente ocorrc no cenfrio

das nag6es.

A seguranga passou, com o cenfrio dos ands 90, a ser deslocada

para o fimbito regional, devido ao esgotamento do modelo anterior."

Se um dos adores abre m:io da disputa pda hegemonia mundial 6 6bvio

zz Citado em GORBACHEV, Mikhail - ''Vcrdade e ficg:io do Guerra nas Estrclas:
O fs/ado de S. F'al//o, 21 de abri] de 1996, p. A-2

Cf. KOLODZIES, Edward A. -- ''A scguranga internacional dcpois da Guerra
Fda: da globalizag:io a regionajizag:io '', Co/v/ex/o /fz/er/?ac/o/?a/, Rio de Janeiro:
IR[/PUC, 17 (2): 313-349, ju]ho/dezembro de ]995
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que o fema precise ser repensado, portanto colocado em outro pata-
mar. Os stores principais t6m, por conseguinte, que buscar ''outros
inilnigos'' ideo16gicos e ameagadores, e novas formas de atuagao e de
insert:io no colltexto internacional, inclusive no que diz respeito ao
cano norte-americano.

Nesse interim, a id6ia de que a hist6ria havia cllegado ao fim
com o triunfo do modelo liberal passou a ser intensamente discutida.

O denominado ''choque de civilizag6es'' igualmente mereceu destaque

nas discuss6es acad6micas, ja que o tutor delta teoria, Samuel Hun-

tington, preconizou que no futuro as diverg6ncias dar-se-io ngo entry
Estados, mas sim entry civilizag6es.26 O que Huntington fez foi ape-

nas tomas- emprestada de Arnold Toynbee id6ias por este desenvolvi-
das ao final dos anon 40, quando analisava o mesmo tema.'' O ele-

mento novo que Huntington introduziu foi justamente o fato de que
nos tiltimos lustros (pods-se [omar coma referencialo fim do governo

do xf Reza Pahlevie a ascensio do ayatol€i Khomeini), os islfmicos
fundamentalistas passaram a ocupar espagos poll.ticos e geograncos

cada vez maiores, disputando e vencendo eleig6es (e algumas vezes

sofrendo interfer6ncias por parte das grandes pot6ncias nestas disputas

eleitorais. coma verificado na Arg61ia em 1992)

4

!4 Cf. KRISTOL, Irving -- ''Uma polftica externa wilsoniana", O .Esrado de S. .Patr-
/a. 02 de setelnbro de 1996, p. A-3

Cf. FUKUYAMA, Francis -- O./in7 da Hls/6rfa e o z}//i/270 /zo/?7e/pz. Rio de Janeiro:
Rocco Editora. 1992
za Cf. HUNTINGTON, Samuel - ''Choquc de Civilizag6es'', Po//rica Zx/e/"na, Sio
Paulo-Rio de Janeiro, USP/Paz e Terra. 2 (4): 120-178, margo/maid de 1994. Ver,
tamb6m. comentgrios ao tcxto de l-huntington nessa mesma revista. O texto maid
elaborado de Huntington pods ser vista em rhe c/ash oa clvz/fzcrrfons and fhe re
r??eking ofwor/d o/"der. Nova York: Simon & Schuster, 1996 (hf edigiio brasileira)
7 Cf. TOYNBEE, Arnold -- fs/}rdos de //is/d/'/a Co/?/e/npo/'d/?ea, 4'. ed. S:io Paulo

Companhia Editora Nacional, 1976. Um ensaio publicado nests livro inclusive tem
o mesmo tftulo de ''Cheque de Civilizag6es", p. 201-210
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Foi este quadra ameagador que assustou Hujatington e o mundi
ocidental, porque os fundamentalistas apresentaram-se com ulna nova

concept:io, um novo modo de ver o mundo e as relag6es socials, e que se

contrapunha a traditional virgo civilizadora do Ocidente. Principalmente
na atual conjuntura, quando as instituige5es sociais do lnundo ocidental se

encontram claramente vulnerfveis, nio conseguindo resolver probleinas

coma a forma de trabalho e prostituigao infantis, o trfHico de drogas, o
aumento do rndice de criminalidade etc. Por isso, Huntington sugeriu

uma s6rie de medidas com a finalidade de conter o avango dessa civiliza-

gao adversa, que representaria perino para a estrutura de poder vigente,
havendo a necessidade de mant6-la enclausurada geograficamente.

Percepg6es do mundi como as de Francis Fukuyama e de Sa-
muel Huntington silo caracterfsticas dos parses com mentalidadcs for-

bes que defendem id6ias e polfticas arl-ogantes, considerando-se o

centro do universo e obrigando todos a olhar para seu umbigo. A peo-

ria de Huntington inclusive encontra paralelo na maneira coma o go-
verno norte-americano, no s6culo XIX, colonizou o Oeste a, custa das

populag6es indfgenas e do confinainento dos que sobraram em reser-

vas in6spitas, esquecendo-se de cumprir at6 mesmo os tratados acorda-

dos com esses grt.ipod.

Nio se pode, contudo, afirlnar, coma faz Fukuyama, que a hist6ria

chegou ao fim e, portanto, ji. vivemos sob uma nova ordem consolidada

inclusive porque ngo se sabe, por exemplo, qual sergio pai.s, na regi:io do

Pacfnico, que jogarf papal de major destaque daquia algumas d6cadas,
se o Japao ou a China. Saindo vitorioso este 61timo pai.s, considerando-

se os elevados i.ndices de crescimento dos 61timos duos, dodo o pensa-

mento que se tem hole a respeito da globalizagao deverf ser alterado.2s

!8 Cf. SARDENBERG, Ronald - "A globalizagao e o nosso futuro '', O .Es/ado de S.
.Paz//o, 25 de agosto de 1996, p. A-2
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Se o islamismo aumentar sous espagos seri outdo favor complicador

Varifveis imprevistas poder:io transformer radicalmente o que se
projeta condo o cenfrio globalizado dos pr6ximos anos

Nesse quadro, o fema da seguranga sempre de'vera se fazer pre-

sence. Sem a certeza sobre os vencedores das pr6ximas d6cadas, nada

pods assegurar que pretens6es hegein6nicas de um ou de outdo lado
n:io ressurjam, ou que para evitar exatamente etta possibilidade se

utilizem expedientes ngo diplomfticos e pouch convencionais, di6i-
cultando a situag:io mundial.

OS ACORDOS DO P6S GUERRA ARIA

Contudo, 6 bem verdade que, se balango for feith arrolando as

iniciativas acerca da seguranga tomadas nos 61timos dez ands, pode-

ri.amos pensar em um cenfrio razoavelmente otimista. Procurou-se
aumentar o grau de confianga lea.proco entry os pailses: declarou-se
morat6ria nuclear ap6s uma discussio quash infinda que consumiu
tr6s d6cadas, foram realizados alguns tratados preservando regimes
de futuros conflitos, homo o da Zona de Paz e de Cooperag:io no
Atlfintico Sul, em 1986, o de Rarotonga no Pacifico Su], em margo
de ]996. e o Tratado de Pelindaba. em abril de 1996, desnucleari-
zando a Africa

Nunca tantos acordos regionais forum firmados coho nos ands

90, onde cada pars procurou preserver suds areas de interesse. O que

chama atengao em tail negociag6es, realizadas na maior parte das ve-
zes. no ni.vel bilateral, 6 que envolvem silnultaneamente os Estados

Unidos, a China, o Jap2io e a Ri3ssia, em mat6rias anteriormente en-
tendidas coma del i.ladas, por cat.isa do conflito Leste-Oeste.
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As preocupag6es com a seguranga, por parte ngo s6 dos brandes

parses, coma tamb6m oriundas dos pequenos e m6dios, clecorrem de

uma constatagao pura e simp]es: nada 6 imutfive] nas rclag6es interna-

cionais. Por isso, kinda que tratados sejam assinados pretensamente

com o intuito de estabelecel- um cjima de paz global, perduram os in-

teresses econ6rMcos, poll tacos e estrat6gico-militares pl'esentes em
qualquer circunst6ncia e diferentes para coda pars.

Na utica dos ./20/fcy /z akers, uma coisa 6 considerar os interesses

econ6lnicos das grandes corporag6es mundiais, sous lucros, suds
competig6es com advers6rios dentro de um mesmo modelo econ6mico

e outro, completamente distinto, 6 a forma homo seu Estado se insure

no contexto global. S:io freqtientes as declarag6es de chefes de Estado

que n:io se manifestam contrgrios a globalizagao, at6 porque sen:io
ficariam exclufdos de um possrvel beneficio, como acesso a produtos,

mercadorias, tecnologias, e investimentos, que poderiam resolver pro-

blemas homo desemprego, aumentando arrecadag:io de impostor etc

Alegam os governantes que o momento inclusive 6 ploprcio para inse-

rir o pai.s de maneira favorfvel no contexto da globalizagao, scm abrir

milo de sua autonomia ou soberania. Trata-se, apenas, de uma nova

conluntul'a em que os interesses econ6micos evolufram muito rapida-
mente, enquanto as concepg6es de poder estatais permaneceram es-

tagnadas. Exatamente por causa dessa defasagem, diflcilmente se ou-

virf algum chafe de Estado ou de governo proclamar que seu pars te-

nha sua soberania compartilhada com ot.itl'os, ou limitada por estes.
No contexto do final de s6culo em que a economia tornou-se

globalizada, o que se verificou 6 que a seguranga n:io foi pensada
como anteriormente, tendo como l-eferencial o conflito Leste-Oeste.

A denocada do modelo sovi6tico pode ser tomada como o ponto

de partida principal para que a seguranga passasse a ser vista nio ape-
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nas sob o prisma mundial, mas sobretudo ejn termos regionals, prince '

palmente junto aos pailses que experimental acelerados indices de
crescimento e que podem influenciar a formagao de novak conjunturas
i stern acionais

No bobo dessas mudangas, a seguranga n:io deu prioridade es-
tritamente a visio estrat6gico-militar, deslocando seu pixo de preocu-

pagao para as qt.test6es econ6micas. O que n5.o significa, entretanto,

que o resto tivesse $1cado descuidado. Os Estados Unidos, que emergi-

raln como a grande pot6ncia vencedora da Segunda Guerra Mundial e

que enfrentaram dificuldades ao final dos anon 80, continuaram ocu-

pando o topo da piramide, desenapenhando papal vigoroso. N5o tanto,

quanto nas d6cadas de 40 a 60, porque economicamente dividiu sous

espagos com pai.ses homo a Aleinanha e o Japao Mas aqueles sim 6

que foram anon excepciollais, e, sob este ponto de vista, s:io corretas
as afirmag6es de Samuel Huntington de que se um pals det6m quash
30% da economia mundial n:io pode ser decadente."

No contexto em que prevalecia a ordem bipolar, a Unigo Sovi6-

tica era apenas ulna superpot6ncia no plano militar, porque economi-
camente tinha s6rias dificuldades. A16m do maid, por motivos varios,

n:io conseguiu o sucesso esperado coin seu modelo econ6mico centra-

lizador, ngo atendeu is expectativas de consulno de sous habitantes,

como tamb6m nunca teve legitimidade suficiente, apoiando-se em
forte aparato l-epressivo interno, com a multiplicag:io de dissidentes

que ocuparam as manchetes da media mundial. As dificuldades no

plano inferno, aliadas a necessidade de continuar coinpetindo com os
Estados Unidos ]evaram o pars a uma situag:io delicada, que foi se

deteriorando progressivamente apesar da ascensgo de Mikhail

9 Cf. HUNTINGTON, Samuel -- "Declinio ou renovagao?", .D/d/ogo, Rio de Janet
'o, UNIS, 1 (23): 38-44, 1990



Gorbachev ao Kremliln, e que exibiu ao mundi saas polfticas da
glasnost e, pel"est?oika.

Com o espago apenas para si, e sem maioles preocupag6es com

seu ex-rival, o Estado norte-americano passou a canalizar suas aten-

g6es fundamentalmente pda a regiao da Bacia do Pad.fico, envolven-

do o Jap:io, a China e outros parses da area. Ainda que o governo
norte-americano n:io tenha tido nesses Q]timos anos uma ]inha mestra

que orientasse sua politica externa, uma vez que ficou sem seu princi-
pal referencial depots de quash cinco d6cadas, n2io se descuidou da
seguranca

Por ipso mesmo, a Organizagao do Tratado do Atlfintico Norte
n5o desapareceu coma sua cong6nere do bloch socialista, o Pacto de

Vars6via, que se dissolved no infcio dos ands 90. O questionamento
era homo determinar no quadro atual, com as mudangas ocorridas no

outro lado, quaid os limites da nova Europa, e homo se reestluturaria a

OTAN, principalmente com a criagao da Unigo Europ6ia. Ou deja,

levantou-se a possibilidade de ampliar a organizagao, com a participa-

gao de parses do ex-bloco socialista, incluindo os pr6prios Estados

bflticos. A Russia, por seu turno, manifestou-se inicialmente contrfria

a este id6ia, mudando de discurso rapidamente, mas enfatizando que
permitiria a inclus5o de parses ex-comtmistas na alianga atlantica, mas

sob certas condig6es, considerando inaceitfvel qualquer movimento

de soldados ou armas em diregao is suds fronteiras.30 Enquanto isto a

OTAN mudava seu proprio conceito estrat6gico, alnpliando seu raio

de atuag2io, at6 ent2io restrito ao territ6rio europeu.J '

30 Cfl O fs/ado de S Paz//o, 05 de junho de 1996, p. A-12
3i Sobre asta questao ver NATO - "The alliance's new strategic concept", que pods
ser consultado no seguinte enderego. http://www.nato.int/docu/comm/49
95/c911107a.htm. Ver tamb6m Patricia Helena VICENTINI - ,4 0rganfzafao do
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Todavia. nem mesmo estes d6vidas que permearam o governo

de Bill Clinton impediram que o continents continuasse protegido,

kinda que lni.sseis tenham fido desativados de ambos os lados. Como
bem enfatizava Henry Kissinger em vfrias ocasi6es, a perda de quan-

tidade n3o implicou perda de qualidade, o que 6 perfeitamente com-

preensi.vel, vista que a dissociagao desta ordem bipolar em termos mi-
litares 6 ainda muito recente, e os arsenais da ex-Unigo Sovi6tica fo-

ram herdados pda Russia e polo Casaquistao

Declalag6es feitas com freqti6ncia polos ex-secretfrios de Defe-
sa e de Estado norte-americanos consideravam os do outro dado como

trapaceiros, e que nio mereciam confianga.32 Afirmag6es destas auto-
ridades, por6m, precisam ser devidamente ponderadas. Em primeiro

lugar, porque os participantes nestas esfelas de decisgo tiveram toda
sua concepgao de mundi forjada nos amos da guerra fda e 6 impossi.'

vel esquecer em t:io posco tempo as tradicionais diverg6ncias que ca-

racterizaram as relag6es entry ambos durante d6cadas. Em segundo

lugar, porque a fungao dos titulares destes carlos 6 justamente zelar
pda conduta de seu pai.s no imbito externo, no que diz respeito nio s6

ao campo diplomatico, coho tamb6m e, principalmente, na arena mi-

litar, transmitindo tranqiiilidade para os habitantes norte-americanos

que assulneln a id6ia de grandeza de seu pals e, precisam, portanto,
sentir-se ngo s6 fortis, mas protegidos. Considera-se que no faso de

euros de avaliagao, ou de hesitagao em tomar medidas adequadas, si-

tuag6es imprevistas podem eclodir, colocando em cisco a seguranga

rralado do Attdlltico Norte(STAN) e a incorporagao das opel'agnes de paz rto p6s
Giferra Fda -- .A intervengao }la Bosnia-Het'zegovina (1992-]998), kisser\agro de
Mestrado apresentada ao Departamento de Relag6es Internacionais da Universidade
de Brasilia cm setembro de 1998, mimeo
3z Ver CHRISTOPHER, Warren & PERRY, William , O .Es/ado de f Pat//o, 20 de
fevereiro de 1995, p. A-2
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nacional. E tamb6m porque, colno pats lrdel ' do inulldo, chantou para

sia responsabilidade de gerenciar uma orders e de controlar a conduta
dos demais melnbros da comtmidade mundial, apesar de que into nem

sempre 6 possfvel, e cada vez maid diflcil

Dove-se ponderar, kinda, que a seguranga 6 vista sob prismas

diferentes conforms o paper que coda um desempenha no cenfrio

mundial. Para um pars colno os Estados Unidos, a seguranga n:io se
restringe unicamente ao seu territ6rio, mas diz respeito ao mundo in-

teiro onde sous intelesses sham afetados ou onde posse hover algum

problema que tenha reflexos diretos ou indiretos sabre ele.
Esta 6 a utica desenvolvida por todos os estrategistas do mundo.

que ao fazerem avaliag:io da seguranga de sous pai.ses, e ao considerar

as 5.reds de interesse nacional, no final acabam abi-agando todo o glo-

be. Com uma diferenga considerfvel. Enquanto parses homo os Esta-
dos Unidos t6m condig6es de intervir em qualquer local do planeta -- a

pregos dada vez mats onerosos --, aos demais as chances de atuag2io

com este escopo sio sensivelmente maid reduzidas, quash nunca ultra-

passando suds pr6prias fronteiras

Pensada sob outro fingulo, a quest:io da seguranga para a Casa

Branca lava em considerag:io o fato de o pars estar perdendo sells

espagos econ6micos em navel global c correnclo o risco de uma de-
preciag:io das condig6es de vida de sous habitantes, havendo neces-

sidade, portanto, de ampliar sua atuagao no plano externo visando
reverter tal situaql:io. A perda de qualidade de vida internamente, ou

com o aumento de depend6ncia, por cxemplo, para equilibrar suas

balangas fiscais, poderia desestabilizar o proprio pars fazendo-o pen-

der seu papal de importancia no cenfrio internacional e ser substi-
tui.do por outros, encerrando scu perrodo hegem6nico e estruturando
um novo mundi.
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Coho jg. foi dito, uma nova ordem, entretanto, tem sempre ele-

mentos de mudanga e de perman6ncia. No final dos anon 90, o vetor

seguranga continuou merecendo lugar de importfincia, inclusive por-

que em 61tima instfncia era o poder militar que ida assegurar ou nio a

supremacia de um determinado modelo poll.tico e econ6mico. Se nio
utilizado diretamente, polo ]nenos como eleinento de dissuasao, situa-

gao perfeitamente natural e que sempre caracterizou o jogo das rela-

g6es internacionais
O livro de Paul Kennedy, de Hlnal dos argos 80, 6 bastante claro

sobre a ascensio e queda de parses que, em determinado momento,

ocuparam papal hegem6nico e foram inexoravelmente sendo substi-
tufdos, dentro de um processo de rodilzio em que as condig6es parma '

necerain inalteradas para a grande maioria de nag6es.'

E este movimento paid ama e para baixo de parses em determi-

nados ciclos da hist6ria que configuram o sistema internacional. As-

sim, eln um certo perl.oslo havia uma estrutura dominada polos parses

europeus que se encontravam no centro do poder nlundial, como Por-

tugal, Espanha, ou Gri Bretanha; nas c16cadas maid recentes a estrutu-

ra direcionada para o aspecto estrat6gico-militar privilegiou a lelag:io
sovi6tico-americana, ao passo que nos anos 80 e 90, ocorreu o triunfo

de um modelo baseado na trf ade composta polos Estados Unidos,

Unidade Europ6ia e Japao, dividindo mercados e tentando cada um

ampliar suas in:flu6ncias.
No plano militar, contudo, que diz respeito diretalnente a segu-

ranga, a capacidade acumulada por Estados Unidos e Russia 6 t:io su-

perior que diHlcilmente servo superados em futuro pr6ximo. Eviden-
temente, a aplicagao de recursos lnacigos em ci6ncia e tecnologia,

IS Cf. KENNEDY, Pztul - .dice/?sdo e qz/eda das gra/?des po/ /?alas. Rio de Janeiro
Campus, 1992
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passiveis de serum revertic]os para fans b61icos, pods, a m6dio e bongo

prazos, acabar com a supremacia de amboy nests setor, e ter condo
novo parceiro uln pars colno o Jap:io, a Cllina, ou o bloco europeu

Baste, ])ara isto, atentarmos paid os montantes utijizados polo

governo japon6s nos setores b61icos com a utilizag:io de um por canto

de seu elevado produto nacional bruno e passando a assumir responsa-

bilidades militares dada vez lnaiores, homo verificado a partir do pri-
meiro semestre de 1996

E interessante leinbrar aqui os acordos fii-mados polo governs

norte-americano com o imp6rio nip6nico, naquele ano, assegurando a
continuidade de uma centena de lnilhares de soldados na Asia, a16m

de manter concentrados em territ6rio japon6s 47 mil disses homers.34
O acordo mostra que o Jap:io e os Estados Unidos passariam, a parter

desse monaento, a ter estreita cooperag:io, inclusive com T6quio dis-
posta a desenvolver juntamente com Waslaington um sistema de defe-

sa contra lnfsseis bali.sticos. Por outro dado, a nlaior participag:io nip6-

nica na defesa e manuteng:io da ordem na regiao da Bacia do Pacrfico

significou uma alteragao radical do papal que at6 ent:io o imp6rio ja-

pon6s exercia, ja que a constituigao estabelecida depots da Segundo

Guerra Mundial proibia terlninantemente o envolvimento de T6quio
em quest6es desta magnitude.

Abriu-se, portanto, o caminho para quc o Jap:io passasse efeti.

vamente a assumir lnaiores responsabilidades militares na regiao, sur-

gindo coho conseqti6ncia desta polftica dias implicag6es. Em primei-
ro lugar, desonera os Estados Unidos como 6nico guardian da Asia,

fazendo com que o Japao tenha papal militar correspondents ao seu

prestigio econ6mico, ou deja alavancando sua pretensao de fazer parte

34 Cf. O fs/ado de S Pau/o, 18 de abril de 1996, p. A-13
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do Conselho de Seguranga da Orgallizag:io das Nag6es Unidas homo

membro permanente, provavelmente uln dos priineiros itens a serum

contemplados, nt.lma futura reestruturagao da entidade. Nesse cano,

esse ordem international espelhalia melhor as relag6es de poder glo-

bal, conjugando interesses politicos, militares e econ6micos simulta-

neamente, tornando possfvel, talnb6m, a efetivag:io de outros parses

coma a Alemanha, e que durante os pr6ximos amos constituir8o uha
nova oligarquia do poder controladora do sistema international

A segundo implicag:io 6 que a ascensio do Jap:io no plano mili-

tar, cuidando da defesa regional coco parceiro privilegiado d6s Esta-

dos Unidos, ]-eativarf as desconfiangas dos demais parses do Sudeste

Asiftico. A hist6ria do s6culo XX apresenta o Jap:io homo pars com

tend6ncias altamente belicosas, envolvendo-se em conflitos com a

Russia no comego do s6culo e cone a China, alana das in6meras inva-

s6es nos anos da Segundo Guez'ra Mundial, e que produziram feridas
kinda n:io devidamente cicatrizadas

Provavelmente ja. esperando into, tenha se verificado a tend6ncia

nos 61timos anon nesses Estados do aumento do percentual de gastos

em equipamentos b61icos. 35 Para estes parses cognominados tigres

asifticos e que abrangem desde Taiwan a Cingapura, Hong Kong a
Cor6ia e outros que passam por rfpido processo de crescimento, a

questao da defesa se tornou importance at6 mesmo pal'a assegurar seu
proprio ritmo

O crescimento econ6mico necessarianaente deve vir acompa-
nhado de projegao militar compatrvel, porque o dolnrnio de apenas um

dos componeiltes do poder nacional 6 insuficiente para ver respeitados

sous desejos de projegao mundia]. A n5o ser, obviamente, que essas

Paz//o, 05 deLUK Alison - ''Estudo aponta clesarmamcnto recorde '', J;'o/#a de .S
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nag6es tivessem optado por polfticas pacifistas, o que neil 6 bem o

caso, inclusive porque enfrentam peliodicamente problemas regionais,

a16in de estarem comprimidos geograflcamente, com tr6s brandes par-

ses a sua volta, como o Japlio, a China e a Russia.

Por essen inotivos, a defesa tem fido preventivamente reforgada:
com o intuito de assegurar a soberania de sells parses e evitar futuros

problemas. Ou deja, sem adotar capacidade agressiva, mas procurando

convencer aos demais que seu porter defensive 6 satisfat6rio, e que uj-n
possilve] invasor dove pondelar e pesar as conseqti6ncias, antes de to-

mar qualquel- lnedida inconveniente ou precipitada.

Esta perspectiva realista que os parses t6m adotado nessa parte

do mundi, torna evidence que o temp da seguranga shes diz respeito e

6 impoi-tanto. Preocupag:io selnelhante foi tamb6m notada atrav6s dos

acontecimentos recentes: a pressao de Pequim sabre Taiwan e a ex-

plosao de bombas cllinesas antes de demonstrar vontade em aderir ao

tratado de prescrigao de armas nucleares.
O caso frances tamb6m dove ser lembrado porque, no Hind de

1995 e ini.cio de 1996, o governo dos Campos Elrseos n:io abriu indo

de detonar meia d6zia de artefatos nucleares pal'a garantir, como dizia

o presidents frances Jacques Chirac, capacidade de dissuas:io polos

pr6ximos cinqiienta antes.36 Com o agravante de que os testes foram
todos realizados na Polin6sia fi-ancesa longe do territ6rio europeu.

E bem verdade que eJb setembro de 1996, eln retmigo extraordi-

n6ria, a Assemb]6ia Gerd da Organizag2io das Nag6es Unidas concor-

36 Etta vis:io de que se dove ter um arsenal nuclear para protegao 6 compartijhada
nio s6 por politicos, mas tamb6m por cientistas homo o ffsico Hans Bathe, pr6mio
Nobel de 1967. Cf. EJNISMAN, Renato - ''Parses 's6rios' devem estocar armas
nuc[eares, diz Pr6mio Nobe] dc Fisica", .F'o//2a de S. .Paz//o, 28 de jujho de ]996, p.
5-14
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dou em eliminar conlpletamente os testes nucleares, com o Tratado de

Proibigao Total de Testes Nucleares (Compreheilsi\e Nuclear Test
Ban Throaty. CTBT). blas, por oulro lada, parses colllo a hldia e a Lf-
t)ia se recusaram a assin£i-lo impedindo que se tornassc uma lei inter-

naciona], porque hfi necessidade de que polo mcnos 44 nag6es que te-

nlaam capacidade de tecnojogia nuclear assinem e ratinquem o trata-

do, incluindo a pr6pria india. ''
A posture da India e da Labia e de mats alguns que se abstive-

ram na votagiio 6 justinlcada pda cl'enga de que n:io haverf desarma-

mento, mas apenas o impedimento de novos testes. Quer dizer, ocor-

rendo aquino que o ex-einbaixador brasileiro Araujo Castro denuncia-
va ao final dos duos 60, coho o ''congelamento do poder mundial '

dividindo-se o mundi em dual categories; aqueles parses maduros e

I'esponsfveis que j5. det6m a tecnologia nuclear e aqueles considerados
imaturos e irresponsiveis que estariio impedidos cle ter acesso a ines-
ma.38 Este desconforto fifa beni explicitado na crftica do embaixador

do Zimbabue, M. T. Mapuranga, quando ressalvou que o ''tratado vai

permitir que as pot6ncias nucleares mais sofisticadas contiilucm a
aperfeigoar sous arsenais, mas n3o dissolvendo o dube nuclear, fazen-

do com que o mesmo se tome maid exclusivo''.39 Mas estes disputas
tornam cristalino o faso de que perlnanece acirrado o conflito Norte-

Sul. Por ipso mesmo a india e o Paquist:io seguiram os mesJnos passos

de China e Franca, detonando sous pr6prios artefatos nucleares na

passagem do mi16nio.

!7 Cf. Gc7:e/a .A4erca/?/i/, 1 1 de setembro de 1996, p. A-10.
; Cf. ARAUJO CASTRO. J.A. "0 congelamento do poder mundial", Reefs/a

Z?/-cosi/afro de .Es/I/dos Po////cos, Belo Horizonte, UFMG (33): 7-30, ] 972
Cf. Gtz:e/a ,IUerca/7/i/, 1 1 de setembro dc 1996, p. A-10.
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Coco se v6 ngo hf consenso sabre asta questiio que naovimen

tou as discuss6es mundiais desde que o governs norte-americano ex-

plodiu a primeira bombs at6mica em 1945. Mesnlo na conjuntura
atual, sem o cisco de uma conflagragao, a tecnologia nuclear continua

sendo um dos vetores maid pJ-ocurados pUJa assegurar a defesa de coda

Estado. N:io homo equipamento a ser utilizado, mas como capacidade

de persuas:io, apesar de nas diverg6ncias entry India c o Paquistfio em

2002, este 61timo pals teilha quake sucumbido a tentag:io de fazer uso

de sous artefatos nucleares, confoime declarava o presidents Persvez
Mushalraf.40 O domrnio da tecnologia nuclear signiflca, para o pdfs

que o det6m, um avango qualitativo ein seu desenvolvimento industrial,

n:io dependendo dos demais para a realizagiio de seus pianos, com Hi-

nalidades maltiplas, entry os quads se pods mencionar a utilizag:io na
5.rea m6dica

Bob Dole, candidato republicano iPresid&ncia norte-americana
em 1995, enfatizava em determinados nlomcntos da campanha electo-

ral que havia necessidade de ressuscitar a guerrfl das estrclas, projeto

elaborado no governo de Ronald Reagan nos argos 80, e que teria con-

tribufdo para acelerar o desmoronamento da Uni:io Sovi6tica despro-

vida de recursos suficientes para acompanhar este competig:io."'

fl justamente a polftica de poder desenvolvida pdas grander
pot6ncias, que n8o acatam qualquer instincia supranational, que faz

com que cada pars procure resolver isoladamente sous problemas. De

+o Ver as declara96es do presidents paquistan6s Persvez Musharraf cm "Lfder pa-
quistan6s afirma que esteve pronto a usar armas at6micas contra a Tnclia'', O .Es/ado
de S. Pai//o, 3 I de dezembro de 2002, p. A-8.
4i Gorbachev refuta este argumento mencionando que este proleto denominado Ini-
ciativa de Defesa Estrat6gica (IDE) milo levou ao colapso a URSS, diz ele, mesmo
porque ''tinhamos enormes orgamentos de defesa naqucla 6poca e des continuaram
assim durante todo o meu governs". Cf. GORBACHEV, Mikhail, op. Cit.
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um dado, as pot6ncias que t6l-n capacidade acumulada e que querem a

manutenglio do status quo; e , de outro, os pailses m6dios e pequenos

que, embora dose:jem lnudanga do sistema internacional, nico t6m ca-

pacidade suficiente para altera.-lo favoravelmente, buscando, assim,

solug6es individuais.
Percepgao do mundo feita sob este prisms 6 natural, lmla vez

que a hist6ria das tiltimas d6cadas tem caminhado nesta diregao e os
fates ocorridos dificilmente sergio esquecidos em poucos anos, apenas

porque se mudou de s6culo.
Desde o final da Scgunda Guerra Mundial, os pulses expert '

mentaram a dolorosa sensagao de pelceber que os princfpios da Carta

das Nag6es Unidas jamais seriam acatados, e maid do que nunca sous
direitos forum paulatinamente atropelados. Por outro lado, observa-se,

tamb6m, a inexist6ncia de instfincias ])unitivas, porque a ONU, por

princfpio, ngo tem politica de poder, considerando todos os pai.ses so-
beranos, .juridicamente iguais, e coco tal, mant6na suns forges em lo-

cais de conflitos apenas para assegurar o cumprimento dos acordos.

Instituig6es com este escopo, contudo, sobrevivem tito somente com o

beneplacito das grander pot6ncias que mant6m seu orgamento em dia

- kinda que todos os parses devessem colaborar anualmente - en-

quanto sous interesses convergirem.4' Por ipso, a ONU nho 6 uma
instfincia punitive supranational. Como punir parses coma a Russia

que destr6ia Chech6nia, os Estados Unidos que langam sous avi6es
contra o Iraque, a Franca e a China que detonam suds bombay nuclea-

res apesar das cri.ticas mundiais?

Cf. PEREIRA. Antonio Carlos -- "Crime cr6nica '', O .Es/ado de S. Pair/o, 14 de
margo de 1996, p. A-4. Ver, ainda, editorial de O .Es/ado de S Paz//o, 08 de abril de
1996, P. A-3
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A inexist6ncia de uln governo mundial dificulta, certamente, uma

ordemjusta e dtJladoura, sem conflitos, em quc os direitos de todos se-

jam assegurados. Nestas circunstancias, as polfticas de seguranga t6m

que ser implementadas e diflcilmente algunl pars aceital-ia o arguments

de que dove desfazer-se de suas forgas armadas, porque se as mesmas

nio existisseln, ningu6m poderia entrar em guerra com o outro.

Este 61timo argumento, de inspirag:io kantiana, encontra eco
apenas no seio das entidades pacifistas e das organizag6es n:io-
governamentais que pensam os assuntos, n:io s6 nacionais mas sobre-

tudo mundiais homo argo que n:io pods passat apenas pda esfera do

Estado, mas que dove contemplar os interesses dos cidad:ios e dos
grupos

A prlitica, todavia, teh demonstrado qt.ie a atuag:io e influ6ncia

de organizag6es n5o- governamentais, embora impol'tantes, t6m se

restringido inuito maid ao plano ret6lico, em navel do discurso, do que

na tomada de decis6es e medidas conch-eras polos governor das gran-

des pot6ncias. Alguns exemplos s5o elucidativos a este respeito. Na

Confer6ncia das Nag6es Unidas sobre Meio Ambience e Desenvolvi-

mento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992. pouch es-

pago foi reservado ao F6rum Global. Mesmo as recomendag6es para

aplicagao de 0,7% do PNB de coda pai.s industrializado para auxflio
aos parses pobres nunca forum levadas a. prftlca, a nio ser por alguns

como a yolanda, a Alemanha e o Jap:io. Os demais simplesmente ig-

noraram ou esqueceram o assunto. Nas demais confer&ncias, sobre

popular:io realizada no Cairo em 1994, sobre pobreza em Helsinque
em 1995, e ]nesmo na Habitat ll eln lstambul no primeiro semestre de

1996, o papel desempenhado pdas organizag6es nico-governamentais

43

43 Cf. KANT, Immanuel -- .,4 pazperpd/z/a. Porto Alegre: L&PM Editores, 1989.

43



ficou muito aqu6m de resolver problemas, restringincio-se pratica-
mente a fung2io de apresentar sugest6es. Os parses industrializados,

por sua vez, obviamente n5o se comprometeram a tomar as medidas
necessfrias para dar solug:io is quest6es globais que v:io desde a pre '

ocupagao com o nleio ambiente ao deselnprego, da pobreza a explora-

gao da forma de trabalho infantil etc., ainda que retoricamente mani-
festassem intend:io de fazer frente a estes tomas.

Em contrapartida, as decis6es relativas a seguranga s8o tomadas
em foros restritos e rapidamente implementadas. Nesses castes, obvi-

amente, a presenga de organizag6es nio governamentais 6 vetada, por

'raz6es de seguranga ''. E, quando essay participam em instZincias

como a Organizag:io das Nag6es Unidas, o fazenl t:io solnente na con-

digao de observadoras, homo a pr6pria Associag5.o Intel-nacional de
Pesquisa para a Paz (IPRA) . "

Dove-se mencionar, kinda, que a configuragiio de poder mundial

atuallnente em gestagao difere radicalmente da dos anon anteriores,

em termos das aliangas propostas, de parcerias, e de locals onde as
mesmas estio sends implementadas.

Se no perl.odo da guerra fda a questao da seguranga era uma op '

gao mats ffcil de ser feita, nos argos 80 e 90 a situagao ficou no mini-

mo complicada, ]esultado de interesses extremamente divergentes que

se t6ln apresentado. No p6s-Segunda Guerra as aliangas priorizavam
ou o mundo ocidental capitalista ou o bloco socialists. Os discursos
feitos ao final dos ands 40, por Harry Trumann, exigindo que todos se

posicionassem a favor de um ou de outro, por Winston Churchill cu-

nhando a tel'lninologia ''cortina de ferro '', bem como o artigo de

H \?et, pox exexnn\oN , Ob\U - The non-gower aa:llentat voice at tile United States Na-

fi0/7s, specie/ sass;on o/? dfsar/77a/zzen/. New York, United Nations, Department of
Disarmament Affairs, 1988
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George Kennan (utilizando o pseud6nimo de "X") discolrendo sobre a

contengliio do poderio sovi6tico sgo claros a respeito das cscolhas z
serum feitas polo mundi.4S os acontecimentos posterior'es clue servir-

am para deteriorar a situag2io tornavam fgcil a opg:io por um dos dais
lados, ainda que surgissem simultaneamente blocos coma os dos n:io-

alinhados, Terceiro Mundo, etc.

Jli nas duas Qltimas d6cadas do s6culo, coaliz6es anteriormente

impensaveis comegaram a se verificar, desde a realizada contra o Ira-

que no initio dos argos 90, aos acordos assinados por Moscou coin a
China estabelecendo canals de cooperag:io diretos, incluindo inter-
cimbio espacial, reforgos na fea econ6mica, a construgao de gaso-

duto em territ6rio siberiano, para transporter ggs para a China, e, ain-

da, crianclo uma zona tamp:io entre ambos os parses numa faixa dc
200 qui16jnetros (cem de cada lada), passando pda Quiigurzia, Casa-
quist:io e Tajiquistfio. 4a

A16m do acordo com o Jap:io, o ex-presidente Bill Clinton visi-
tou Moscou no primeiro semestie de 1996 com a finalidade de discutir

problelnas relativos a seguranga nuclear; e o entiio presidente russo

Boris Yeltsin tamb6m fll-mava acordo com a China. Este dltimo pars

igualmente elaborava relat6rio proyetando interc£imbio sino-japon6s
cada vez maid crescente, estimando que circa de dez amos depots am-

bos os parses seriam responsaveis por at6 28% do com6rcio inundial,

enquanto na primeira metade da d6cada de 90 repo'esentavam pouco
mats de 13qo.47 Ou sqa, um acr6scimo substantivo em perrodo relati-

's Cf. KENNAN. George 'The sources of soviet conduct", Fo/eigiz HUZairs, XXV
jujho de 1947

46 Cf. O fsHdo de S. Paz//o, 26 de abril de 1996, p. A-15 e 27 de abril de 1 996, p. A-9.
47 Cf. WALKER, Tony - "China e Japlio v5o constituir o pixo do com6rcio mundi
al", Ga:e/a .A4erccz/7/i/, 15 de abril de 1996, p. A-15
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vamcnte curto, o que implicaria portanto, perda equivalents dos curo-

peus e norte-ameticanos
Este quadra envolvendo americanos e japoneses, japoneses e

chineses, chineses e russos, russos e americanos 6 extremamente lnte-

ressante de ser analisado. Coho abrange negociag6es em todos os ni-

veis, politicos, econ6micos e estrat6gico-militares, pods-se imaginal'

que a estrutura de seguranga mundial devs necessariamente passer por
estes acordos por des Hrmados

A Europa, por seu lada, encontrava-se mats preocupada com

sous problemas internos relatives iintegragao regional. Assam. em

margo de 1 996 foi criada a Comissao Intergovenamental (CIG), com o

propostto de fazer uma revisgo completa do Tratado de Maastrich, em
18 moses, para tratar, cntre outros, de tomas coma emprego e keio

ambiente, poll.ticks external comuns e defesa continental, com post '
cues diferenciadas enLre Alemanha, Franca e Gr2 Bretanlla. No casa

da defesa, o Tratado de Maastrich contemplava a criaga.o de uina es-

trutura que nio substituilsse a Organizagfio do Tratado do Atlfntico
Norte (STAN), mas que proporcionasse um tnecanismo de ag:io euro

peu quando ngo houver unanimidade entry todos os membros da alianga
atlfntica. A Gri Bretanlaa fez s6rias restrig6es a isso, enquanto outros

parses do bloco, coma a Su6cia, a Finlindia, a lslindia e a Austria
desconfiavam de qualquer estrutura defensiva.'' .

Nests faso especi.nico relative a defesa, os membros da U.iAn

aprovaram, algum tempo depots, em 3 de junho de 1996, acordo no
qual se concedia aos pailses europeus, autonomic para executar opera '

gees militares pr6prias dentro da alianga atl&ntica, e usando recursos

48 Cf. REALI JR, E. -- "Uni5o Europ6ia n5o se entende sobre paz", O fs/ado de S.
Pau/o. 18 de abril de 1996, p. A-5. Ver tamb6m O .Es/ado de S. ralf/o, 29 de margo
de 1996, p.A-l I e 30 de margo de 1996, p. A-12
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da entidade, o que possibilitaria a construe:io de uma identidade de

defesa e seguranga tipicamente europ6ia.49 Na realidade, como diz
Gilles Lapouge, o fato de os militares norte-americanos n:io confiarem

nos parceiros europeus limitaria bastante estas a(lees. Como o material

e a logistica da OTAN pertence basicamente aos Estados Unidos, etta

autonomia do ''pilar europeu '' acabaria funcionando apenas quando

autorizada e supervisionada por Washington, que continuaria manten-

do uma discreta tutela sabre o continents europeu.50 Os fates revelam

que as preocupag6es estrat6gicas em meados dos anon 90 adquiriram

forma e folego redobrado, o que pareciam hover perdido ao flinal dos

anos 80 com a queda do muro de Berlim. Foi aquino que o Instituto
Internacional de Estudos Estrat6gicos londrino cllamou, em uln de
sous relat6rios, de volta da ''diplomacia da forma''.si Na verdade, nlio

houve um retorno na forma de atuaqliio, mas simplesmente a continui-

dade, depois de um brave perfodo de leadaptag:io face aos inesperados
acontecimentos que culminaram com a ruptura do modelo sovi6tico,

enquanto os demais pai.ses perdiam momentaneamente seu referencial

Mas rapidamente recuperado, come se verificou, por motivo da coali-

zEio contra o Iraque.

As demais regimes que tradicionalmente apresentaram proble-
mas para resolver sous conflitos, como o verificado entry Israel e os

parses arabes, continuaram merecendo atengao cotidiana por parte das

brandes pot6ncias, procurando chegar-se a bom terms inclusive para a

constituigao do territ6rio palestino. As marchas e contramarchas dente

conflito, parecem, contudo, nunca chegar ao fim, porque gerag6es cri-

49 Cf. O fs/ado de S. Paz//o, 04 de junho de 1996, p. A-9.
" Cf. LAPOUGE, Gi]]es -- ''DifTci] seri stir da tutela dos EUA '
.Paz//o, 04 de junho de 1996, p. A-9
5i Cf. O fs/ado de S. .Paz//o, 25 de abril de 1996, p. A-l

O Estado de S.
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pdas nests clima encontram dificuldades para se adaptar a situag6es

em que o clamor das armas n:io se faz mats necesslirio, a16m da difi-
culdade em gerenciar acordos de paz. No casa dc Israel, que viva em

guerra desde sua criagao, sob um regime eterno de paz armada, per-
sists a desconfianga de que uln territ6rio cercado por populag6es his-

toricamente hostis encontra-se sempre em perigo, dai. a seguranga fa-

zer parte das pi'eocupag6es difrias daquele pars
Outras entidades divulgavam, tamb6m, com carta freqti6ncia,

que os gaston com despesas militares estariam decrescendo no naundo,
cojno fez o instituto alem5.o Centro Internacional de Convers5o de
Bonn (BICC), concluindo que, em princfpio, a maier pare dos parses

deixou de lada preocupag(5es com dais assuntos, canalizando recursos

para outras atividades. 52 Todavia, interpretagao diferente pods ser
dada a este fato. Pods-se argumentar que os parses mats pobres esta-

valn eastando menos em armamentos, porque se encontravam enl faso

quito aguda em termos econ6micos, com pesados servigos da dilvida,
resultado da acirrada concorr6ncia que sofrem dos parses altamente

industrializados. Como se encontraram livres das press6es dos doin

antigos lideres, evitaram despender sous parcos recursos em ind6strias

e/ou equipamentos b61icos. Mas os parses da Bacia do Pacifica que
estio vivenciando sunos de crescimento significativo estavam au-
mentado mais do que proporcionalmente sous gaston cone este typo de

material. O que significa dizer que cada pai.s, assam que resolve sells

problemas internos, retoma os investimentos em equipamentos milita-
res visando assegurar ou aumentar sua influ6ncia no fmbito regional
ou mundial

52 Cf. MOTLUK, Alyson, op. Cit

8



O CENARIO NA VIRADA DO BlILENIO

Ao contra.rio do que se poderia supor, o inicio do novo s6culo
nio veio carregado com boas noticias.

Embora a seguranga fosse importante no cflculo dos Estados, os

acontecimentos de setembro de 2001, quando forum atingidos o Wo/'/d

grade Cen/e/ e o Pentagono, contribufram para deteriorar sensivel-
mente as relag6es internacionais.53 Os Estados Unidos, pda primeira

vez em sua hist6ria, foram atacados de forma impiedosa, e, coinci-
dentemente, no mesmo dia em que Washington, vinte e alto argos an-

tes, em 1973, ajudou a destituir o presidents Salvador Allende do Pa-
Ifcio de La Moneda.

Acostumada apenas a acompanhar, comodamente, atrav6s da
imprensa escrita e pda televis:io, as interveng6es feitas por seu gover-

no, nos inais longfnquos parses, a popular:io norte-americana provou

do pr6prio rem6dio utilizado em in6meras oportunidades pda Casa
Branca ao longo dos Qltimos 60 anos.

Com o presidents George W. Bush clainando por vinganga, o Afe

ganistao foi literallnente arrasado, contabilizando-se centenas de vitimas

avis dense pats, ainda que o objetivo major, o de liquidar Obama Bin La-

den, considerado responsfvel polos atentados, n:io tenha side alcangado.

53 Sobre o p6s-l I de setembro a bibliografia ja 6 extensa. Ver, por exemplo, a re
vista Arueva Socledad, Caracas, n ' 1 77, janeiro/fevereiro de 2002, cujo tema princi
pa] 6 o terrorismo. Tamb6m Luciano MARTINS - ''A des(ordem) mundial, o fend
meno dos terrorismos e as instituig6es democrgticas''. /'o/.f/fca flx/e/'na, S:io Pau
lo:Paz e Terex/USP. \of, ll (2): 50-71, set/nov. 2002; Dotnicio PROENgA JR.,
1 1 de setembro: 7 moses depois'', Texts api'esentado ao XIV Forum Nacional, rea-

lizado no Rio de Janeiro/RJ, de 6 a 9 de mano dc 2002, Rio: Grupo de Estudos Es
trat6cicos/COPPE/UFRJ. 2002, mimeo.; Ernesto LOPEZ - ''La seguridad internaci
ona] em ]os a]bores de] siglo XXI '', Quilmes: PIFAS/Unlversidacl de Quilmes-
Argentina, Documento de Trabalho, n ' 9, mayo de 2002.
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Mudangas drfsticas foram adotadas a partir dos atentados,

quando novamente, e em situag:io ainda maid aguda do que no perilo-

do de guerra-fda, a seguranga passou a ocupar o lugar central nas pre-

ocupag6es governamentais. Press6es exercidas pelo governo norte-
americano tornaram-se constantes, contra todos que comungassem

ideais contrfrios aos sous, ora contra o Iraque, ameagando a todo mo-

mento invader novamente o pails, visando destruir definitivamente
Saddan Hussein, contra a Cor6ia do Norte, ora na naga incessante aos

opositores do modelo norte-americano denunciando o ''pixo do mal '

Considerados perigosos a seguranga internacional, tanto o governo

iraquiano, quando os grupos maid conhecidos homo o AI Qaeda con-
verteram-se verdadeira obsessio para o governo norte-americano que,

em sua cruzada, procuram arrastar todos os demais pai.ses. Mesmo

press6es forum exercidas contra aqueles que entendiam ser a postura

norte-americana equivocada, e advogando a necessidade de se negociar

com o Iraque, como ocorreu com o embaixador brasileiro Jose Mauri-

cio Bustani, apeado da diregao da Organizagao para Proibigao de Ar-

mas Quimicas(OPAQ) no primeiro semestre de 2002.
O reativamento do escudo antimi.ssil, versEio maid modesta do

proleto 'Guerra nas Estrelas' do ex-presidents Ronald Reagan, pre '

visto para operar a partir de 2004, a sai.da do Tratado Antimfsseis Ba-
Ifstico(ABM) em julho de 2002, e que tinha side assinado trinta anon

antes, em 1972, com a ex-Uni8o sovi6tica, investimentos macigos na

indl3stria b61ica, bem como a elaboragao de nova poll.tica de seguranga

nacional de setembro de 2002 -- a chamada doutrina Bush -- foram al-

gumas das medidas utilizadas pda Casa Branch para mostrar que ngo

admire qualquer Lipo de contestagao is subs political. 5' Udjizanda

54 Ver o documento intitulado ''A estrat6gia de seguranga nacional dos EUA '', Po//-
rica fx/e/-na, Silo Paulo: Paz e Terra/USP, Vo1. ll (3): 78-113, dezembro/2002
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todo o seu superpoder militar, o governs age unilateralmente para re-

solver o que considera prioritario na defesa de gens interesses, apenas

atendendo as recomendag6es das instfncias multilaterais, quando per-
cebe que os custom sio inais elevados do que os beneffcios de sua

Nesse contexts, as organizag6es internacionais pouco peso t6m,

a nio ser quando suas preocupag6es caminham .par/ ./?asszr com as
pretens6es norte-americanas .

Na verdade, o receio com as medidas tomadas polos grupos ex-
tremistas, insatisfeitos contra a posture norte-americana de comandar

os assuntos mundiais, n:io 6 recente. A diferenga no p6s-l I de setem-

bro 6 que o governo norte-americano, pda primeira vez, expcrimentou
a desagradfvel sensag:io de ver que todo o poder de que disc)unha n:io

fora suficiente para evitar ta] trag6dia, a]6m de nio estarem prepara-
dos para combater o inimigo nests campo. Os grupos denominaclos

terroristas a16m de mostrarem claramente fl vulncrabilidade da nag:io
mais poderosa do lnundo, escolhelam homo ajvos verdadeiros sfmbo-

los dense pars

Assim, o ini.cio do mi16nio foi mercado por datos que mudaram

os rumos do munro para um caJninho sem volta, coin a seguranga ]e-
tomando o seu lugar nas polfticas de todos os parses, mobilizando in-

tensamente a agenda da pr6pria Organizag:io das Nag6es Unidas. Os

Estados Unidos, colno o pats lnais duramente atingido por estes ata-

qt.ies, at6 o presence memento, assumiram a lideranga para fazer frente
a este perigo que passou a ameag6.-1o, colocando-o na mesma linha de

risco coma qualquer outro pars. A Casa Branca mostra, assam, que o

agao

fevereiro/2003; Cf., [amb6m materia pub]icada no jorna] O fs/ado de S. Paz//o, 21
de seteinbro de 2002, p. A-24, intitulada ''Nance cloutrina Bush: EUA n:io admitem
deja fio:



poder s6 6 6til quando utilizado para defender sous interesses, em cir-
cunst5.ncias coma as que se apresentam

Os grupos extremistas, por sua vez, passaram a fazer anaeagas

constantes, colocando os parses de dodo o mundo em alerts perma-
nente. criando um climb de inseguranga generalizado, j5. que ntnguem

se encontra preparado para amir rapida e eficazmente, apenas fazendo-

o para reparar as perdas a .posferfori. Etta modalidade de atuagao,
ainda utilizada com certs parcim6nia, nos amos anteriores, passou a

marcar presenga difria eln vfrias panes do mundo, como pods ser ob-
servado no Oriente M6dio.

CONSIDERAG6ES FINALS

Coma se viu ao longo do texto, o objetivo dessas notes 6 ponderar

que, embora o quadro atual das relag6es internacionais sda distinto do

que perdurou dos antes 40 ao final dos duos 80, e no imediato p6s-guerra
fisa, muitas preocupag6es fundamentais persistiram, e at6 recrudesceram

Algumas quest6es podem ser recolocadas, e que abrangem tr6s

conjunturas distintas, mas orientadas por um mesmo vetor, que e a
ccntralidade do fema da seguranga.

De um dado, apesar dos acontecimentos de 1 1 de setembro de
2001. a 6nfase na globalizagao e na interdepend6ncia parece dominar

as tend6ncias de interpretagao da conjuntura desde a 61tima d6cada;

por outro dado, por6m, a questao da seguranga nunca foi, em nenhum
momento, descartada polos governos, eln qualquer dos cenArios traga-

dos. nem o Estado asta condenado a desaparecer, apesar da investida

dos alobalistas. Polo contr£rio, o que se tem observado e que o Estado

tem fido utilizado homo instrumento importante pdas grander corpo-

rag6es, que pregam a aboligao das fronteiras e das soberanias, para
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ampliar seus pr6prios espa(los na competigao triadica, onde o lucro 6 o
motor que movimenta suas atitudes e vis:io de mundo.

A seguranga, se n:io foi ucla preocupag:io fundamental na d6ca-

da de 90. coma ilo quadro anterior, dominado palos dais ex
contendores da guerra Aia, na virada do mi16nio passot.t a ser central
na polrtica estadunidense. No plano internacional adores coma o Ja-

p2io, a China, a india e o Paquistao, a16m de outros pafseg do Sudeste

Asi6tico, comegaram a exelcer paper importance em materia de segu-

ranga, ocorrendo, simultaneamente, uma l-egionalizagao deste proble-
ma, que pasha, igualmente a assumir outras dimens6es.

Como o sistema international 6 composto por adores distintos,

lantos quantos s5o os intel-estes existentes, o Estado passou, tamb6ln, a

dividir sous espagos com as denominadas organizag6es n:io-

governamentais. Mas, nem por ipso o Estado deixot.t de ser components
importance -- e assim sera por muito tempo --, tanto 6 que tratados, acor-

dos, coaliz6es continuam a ser realizados polos governos que os reple-

sentam. Este comportamento indica, por ipso, que outros interesses po-
dem caminhar paralelamente aos dos Estados, mas que t6m influenciado

de maneira discreta as tomadas de decis:io governamentais, principal-
mente no que lange aos campos da defesa e da seguranga, a n2io ser os
das empresas diretamente ligadas a ind6stria de guerra

Nessa perspectiva, o mundo 6 regido por relag6es de poder, n5o
se restringindo totalmente aos conceitos estrat6gico-militares, inns

considerando e cedendo espagos a outras valigveis importantes homo

a economia e a cultura. O sucesso do avango econ6mico de uma gran-

de empresa, na disputa pelts mercados mundiais, 6 assegurado sample
polo Estado de origem, quando os interesses de amboy coincidem. Se

os forks internacionais coma a Organizag:io Mundial de Com6rcio se

encarregam de dirimir as diferengas de interesses entry as diversas
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empresas, observa-se, igualmente, que 6 o Estado nacional que as re-

presenta naquele imbito. A capacidade de sucesso depende ngo ape '

nas da compet6ncia dos argumentos jud.dicos, mas encontra-se lnuitas

vezes respaldada polo poder que una pars tem de influenciar os rumos
do sistema mundial

Em iiltima instfncia. pods-se afirinar que a capacidade de influen-
ciar decis(5es tomadas nas instg.ncias multilaterais, homo a Organiza-

giio das Nag6es Unidas, 6 favorecida polo faso de o pars ser n:io s6
economicamente forte, mas deter igual condigao militar. Se tal coladi-

g:io n:io ocorre naquele momento, a percepgao 6 de que esse pals tem

coinpetancia, a curto ou m6dio puzo, para reverter este varig.vel ne-

gativa aumentando seu poder de barganha, portanto capacidade de in-
fluenciar poll.ticas a16ln de sous limited geograficos.

Ao lado dessas observag6es dove-se ponderar, kinda, que os
anon 90 tamb6m foraln marcados por apresentar novas percepg6es do

que se deveria entender por seguranga. Assim, a16m dos tradicionais

elementos, onde pontificava a vertente estrat6gico-militar, outros fo-
ram paulatinamente incorporados, coma os problemas econ6micos,

demogrfficos, as desigualdades sociais, a questao ambiental, a lava-

gem de dinheiro quake sempre proveniente do trifico de drogas que,

atingindo parses inteiros, tem ajudando a solapar as diversas instfncias

dom6sticas e internacionais, corrompendo os poderes constiturdos, e

principalmente afetando de fornaa direta a sociedade consumidora

disses produtos. A id6ia de seguranga passou, portanto, a abarcar dife-

rentes facetas, tornando-se mu]tidimensiona], visio que todos os pro-

blemas passaram a ser considerados no cflculo dos parses e do sistema
internaciona] como um dodo.''

" Alguns autores escreverain obras intelessantes a esse respeito. Consultar, por
cxemplo, Barry BUZAN, .reap/e, S/a/e a dl%ar, 2a. Ed., New York; Harvest Whe .
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Em meadow da d6cada de 90, o relat6rio do Plograma das Na
gees Uilidas para o Desenvolvimento (PNUD) de 1994 .la fazia refe-
r6ncia :l seguranga humana.56 0 Conselho de Seguranga da ONU tam-

b6in tinha dito pouco antes, ejn 31 de janeiro de 1992, que ''as qties-
t6es ngo militares de instabilidade nas esferas econ6mica, social, hu-

manity.ria e eco]6gica se constituem em ameagas para a paz e a scgu-
ranga internacionais.''' '

Essas concepg6es exploradas ora polo Grupo de Copenhague, ora

polo governo canadense, passaram a dar prioridade a id6ia de que a sega.i-

ranga dove ser global, e entendida levando-se em conta os interesses dos

indivrduos, da{ os conceitos de seguranga humana e seguranga coopera-

tive que passaram a ser utilizados com freqti6ncia principalmente por
setores ligados a sociedade civil, embora faga parte, tamb6m, do discurso

dos governor e das organizag6es internacionais.'' O que se tem visto,

atsheaf, 1991 ; Barry BUZAN - ''New patterns of global security in the twenty -first
ce11tury", /n/e/'na/zona/HMaf/s, 67 (31.' 4i/ 45/, /99/, Barr) BUZAN et ani Serif
I'fP £7 Help.#'a/newark.Hor a/7a/);szs., Boulder/London: Lynne Rienner Pubs., 1998

M. Jane DAVIS (Ed.) - Secs//'iO /ssz/es /n //?eros/ c.o/d )t,a/" wo/-/d, Cheltenham/UK
Brookfield/USA:Edward Elgar, 1996; e a resenha fella por David A. BALDWIN --

'Security studies and the end of the Cold War '', 14/o/,/d Po//i'.ics, 48 (1): 1 17-141
october 1995. Ver, ainda Rafael Antonio Duarte VILLA - Z)a c/'Ae do /'ea/is/?lo a
!egura/?fa g/oba/ /7zz////d/nve/zsi0/7a/, S5o Paulo: Annablume/Fapesp, 1999
sa Cf. United Nations Development Program (UNDP), 1994 Xa/7/cz/? Z)eve/op///e/7/

7?epor/. Ver, especialmente o capftulo ''New dimensions of human security '', que
tamb6m pods ser encontrado no seguint.e enclcrego eletr6nico:
http://ww w. undp.org/h rdo/hdrs/1994/en g] ish/94ch2.pdf
57 Cf. COLARD, Daniel - ''La doctrine de la 'security humaine ' ''.. Arcs. Paris. XIX
(47): 1 1-25, avril 2001; Jean GUILHAUDIS, ''Separation, secession et security hu
maine '', .,4rds, Paris, XIX (47): 27-39, avril 2001
5s Ver Lloyd AXWORTHY -- ''La nouvelle vocation de security de I'OTAN '', Revue
de ]'STAN, vo1. 47 (4), 1999, :8-11. Consultar o site cla instituig:io:
ba12;Z11bi11i11ili:ng!!Q:!!!:S. Consultar tamb6m Jane E. NOLAN (ed) -- G/oZ)a/ engage/7zenl

coupe/'a/io/? a/7d Jeez//"iD in //7e 2/f/ cen/z/ry, Washington, DC : The Brookings
Institution, 1994.
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contudo, 6 que as conjunturas lecentes t6m fido desfavorfveis a essas

iniciativas, e os direitos humanos nunca se encontraram t:io a derive,

apesar dos esforgos das diversas organizag6es n:io-governamcntais e das

pr6prias insLituig6es internacionais. Ou deja, as polfLicas de podei que, na

passagem do s6culo, passaram a ser reiinplementadas de forma vigorosa,
ao inv6s de amenizar as tens6es internacionais, t6m contribui.do para au '

mentar a inseguranga global. As postural adotadas principalmente peta

superpot6ncia estadunidense, que t6m tide apoio irrestHto do governs
britinico, n:io t6m caminllado na diregao de flexibilizar as diverg6ncias,

aumentando a tolerincia ou o grau de connlanga recfproco vis-8.-vis coin

os demais poses do mundo, principalmente aqueles que considers peri-

gosos para sous interesses. Certamente dove-se considerar que tal posici-

onalnento nem sempre tem encontrando apoio das demais pot6ncias,

que fazem questao de separar nitidamente os interesses norte-amencanos
dos interesses mundiais -- sofrendo oposigao francesa, chinese e russa

que n3o concordam coin a lorna arbitrfria com que a Casa Bianca tem
conduzido os lleg6cios mundiais, ameagando a todd moments langar
milo inclusive de sous arsenais nucleares.

Com uma perspectiva n2o tanto otimista para analisar o quadro

das relag6es internacionais, o presents texto enfatizou, nos paragrafos

anteriores, levando em consideragao o hist6rico desde o final da Segu-

ranga Guerra Mundial, que as preocupag6es coin a seguranga sempre
foram importantes, is vezes com maid intensidade, outras vezes nem

tanto, e que o sucesso econ6mico sempre foi acompanhado de uma

prolegao milital correspondents, sendo entendida colno ulna condigao
necessiria para marcar presenga no mundo, independentemente de
considerar o lnundo globalizado ou n:io.

Apesar de haven um questionamento sabre a atualidade dos tra-
dicionais conceitos de Estado, soberania, autonomic e outros que pas-
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sam por contfnuas reformulag6es, afastanclo-se de sous signiflcados

originais, tem-se verificado uma assiJnetria de poder coda vez mais
aguda , que tolna os parses coda vez maid desiguais no sistema inter-

nacional, contribuindo para que se acentue a inseguJanga daqueles que

n8o aumentaram suds capacidades." O quadro att.lal apresenta-se, por

outro lado, de forma muito maid complexa do que nos argos anteriores.

Ao ]nesmo tempo em que procure agir sozinha, nlostrando um grata de

belicosidade coma at6 agora nunca se tinha obscrvado, a pot6ncia

norte-americana tem, tamb6m, sabido ponderar a necessidade de obter
a colaborag:io dos demais parceiros do sistema intelnacional."" Por

isso, encerrou o ano de 2002 sem ter atacado o Iraque, a espera das
resolug6es da ONU, porque saba que, ao bongo do tempo, asta agres-
sividade terri efeitos contrgrios a sua vontade de continuar sends he-

gem6nico, encontrando parceiros n:io s6 pouco propensos a aceitar

sous argumentos, como disputando inclusive a supremacia no tabulei-

ro lnundial do poder.

59 Uma boa discussio sobte a id6ia de soberania pods ser encontrada no texts de
Raquel KRITSCH -- Soba/'a/z/a -- cz co/?s/rzrfao de i//// co/?ce//o.Silo Paulo: Imprcnsa
Oficiat/Humanitas/FFLCH-USP, 2002. Uma defesa sobre a necessiclade de os parses
abrirem milo do conccito tradicional dc sobelania pods sej' vista no Relat6rio Brun-
dtland : Comiss:io Mundial sobre Memo Ambiente e Desenvolvimento/CMMAD -

AXossoju/z/ro c'o/ zz//n. Rio de Janeiro: Fundag:io Get61io Vargas, 1988
ao Sobre a polftica extema norte-americana dos anos maid recentes consultar Joseph
NYE Jr., O pa/"ado.ro do rode/" a///e/'/c£1/70, S5o Paulo: Editors da UNESP, 2002:
Robert B. ZOELLICK - ''Uma polftica extcrna republicans'', Po////ca Zx/e/'/7a, S:io
Paulo, Paz e Terra/USP, 10 (1): 69-82, junho/agosto de 2001; Condollceza RICE
;Promovendo os interesses nacionais'', Po/;//ca Zx:/e/'/?a. Silo Paulo: Paz e Ter

ra/USP, ]0 (1) 83-99, junho/agosto de 2001; Condollecza RICE -- ''Consci6ncia da
vulnerabilidade inspirou doutrina '', Po//f/crz fk/e/'na, S:io Paulo: Paz e Terra/USP:
11(3): 62-69, dezembl-o/2002-fevereiro/2003
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