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INTRonucAO

Qualquer observador medianamente atento a evolugao dos po

vos e das civilizag6es vera que estes foram forjados a ferro e a togo.

Centenas de guerras foram travadas em todos os continentes, at6 atin-

girmos o estfgio em que hoje nos encontramos. Os conflitos dividiram

terri.t6rios e Estados, fragmentaram imp6rios e afetaram diretamente

milh6es de pessoas que, na major parte das vezes, nunca entenderam

os motivos que os levavam a ter que passar pda situagao que viveram.

A denlnigao do tamanho dos territ6rios e a Hixagao das frontei-
ras, delimitando soberanias, foram e continuam sends resultados de
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disputas, diverg6ncias e intolerfncias m61tiplas no plano poll.tito, no

geografico, no econ6mico, no religioso, no 6tnico e no estrat6gico-

militar. Todos os periodos da hist6ria da Humanidade, sem excegao,

foram permeados por guerras, is vezes menos intensas, outras vezes

avassaladoras, com as fronteiras funcionando homo ''is6baras poll.ti-

ca$'' sendo empurradas de um lado para outro, criando ou fazendo de-

saparecer parses e imp6rios na Europa, na Asia, passando pda Africa

e pdas Americas.
O que temps notado, portanto, 6 a predominancia dos conflitos em

detrimento da paz, que nunca conseguiu ser duradoura, com as guerras

sendo feitas em noms de prince.pios duvidosos, como a necessidade de

aumentar a seguranga de um ou de outro pai.s, para ampliar dome.dos,

ou ent&o simplesmente para algu6m assenhorar-se de riquezas alheias.
O final do s6culo XX e a entrada no terceiro mi16nio nio conse-

guiram abrandar as disc6rdias entry as nag6es. Polo contrario, essas

nio s6 continuaram a existir, homo se tornaram mais agudas, destrui-

doras, principalmente pda sonisticagao dos armamentos utilizados.

Com o avango da tecnologia, e a construgao de equipamentos cada
vez maid poderosos e eficientes, o que se tem verificado nas 61timas

d6cadas 6 um alargamento das diferengas de capacidade entry os

membros da comunidade internacional, e que se acentua velozmente a

cada dia que passa

Os pai.ses que t6m modelado o mundo, segundo suas vontades,

t6m usado e abusado de seus poderes para fazer vader deus interesses.

Com o pretexto de defender a seguranga nacional, regional ou interna-

cional interv6m, fazem guerras, e imp6em condig6es pouco generosas

aos demais Estados-Nag6es. As grandes pot6ncias t6m priorizado t5o
somente suas necessidades individuais, relegando as vontades coleti-



vas, e obrigando os demais a viver a paz por das imposta. A16m disco,

freqtientemente mudam de opiniao, conforms suas conveni6ncias e de

acordo com as conjunturas, esquecendo-se do que disseram ou Hize-

ram pouco tempo antes. Nio 6 raro adotarem conduta diametralmente

oposta ao comportamento anteriormente assumido, desde que satisfa-

gam sous novos interesses.
Em um cen&io altamente competitivo, marcado por clivagens

profundas, e caracterizado por disputas cada vez maid acirradas, a se-
guranga e o desenvolvimento do mundo sio pensados de acordo com a

utica das grandes pot6ncias. Essas simplesmente se arrogam o direito

de ditar o que consideram certo ou errado, muitas vezes de forma ma-

niqueilsta, sem se preocupar com crit6rios de justiga, fazendo ouvidos

moucos das opini6es contrfrias, mormente das pequenas e medias na-

Verdadeiras donas do mundo, as grander pot6ncias pouco se in-

comodam com a legitimidade de suas demandas, fomentando um cli-

ma de constrangimento gerd.i Contudo, apesar de normalmente atin-

girem sous objetivos imediatos, enfrentam cada vez mais desconten-
tamentos; em vez de contribuhem para o relaxamento das tens6es,

t6m feito com que a situagao mundial se deteriore progressivamente; e

colocam em risco a seguranga internacional, sendo das pr6prias ame-

agadas, porque nio conseguem dar conta de grupos ou pailses que
adotam modalidades de atuagao ''fora do sc/"0/'', operando de maneira

n3.o conventional

coos

I Uma extensa e excelente discussio sabre o fema da legitimidade pods ser vista em
Gerson FONSECA 3R., -- .A !egilimidade e otltras qt€est3es infernacionais -- porter e
d/fca en/re as na£6es. Sgo Paulo: Editora Paz e Terra, 1998. Consultar especial-
mente a parte 11, paginas 137-248.
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Neste texto vamos nos deter em algumas dessas quest6es, pon-

derando que -- apesar da exist6ncia de mecanismos que garantem a

possibilidade de resolug:io de controv6rsias, mesmo as mais agudas,

sem o uso da forma e da vio16ncia de fato tem prevalecido com fte-

qii&ncia a vontade de uma superpot6ncia, ou de reduzido ci.rculo de

Estados na condugao dos neg6cios internacionais. Em nome de objeti-

vos particulares relegam, inclusive, as instituig6es internacionais,

homo a Organizagao das Nag6es Unidas(ONU), a pap6is secundarios,

deixando-as muitas vezes com espago de agro reduzido.

A FORMA E A ViOLENCiA NAS RELAG6ES
INTERNACIONAIS

O uso da forma e da vio16ncia 6 uma caracterfstica permanente

das Relag6es Internacionais. Polo menos into tem se verificado at6 o

presents momento, para desgosto daqueles que sempre acreditaram na

possibilidade de construgao e exist6ncia de um mundo ordenado, pa-

d.nico, apoiado em regras duradouras, fundando-se uma verdadeira

sociedade intemacional junta e democrftica.

Desde as antigas civilizag6es, as disputas internas polo controls

dos reinos e dos imp6rios, e as guerras travadas entry doin ou mais
Estados, fazem parte de nossa mem6ria. Gregos, romanos, mong6is,

frabes e mais dezenas de povos imprimiram suas marcas na Hist6ria,

destruindo, refazendo e construindo civilizag6es, kudos e parses,

atrav6s de conflitos que deixaram atrfs de si territ6rios devastados.

Registradas, comentadas ou teorizadas por Tuck.dides, Her6doto e Sun

Tzu, por Maquiavel, Arnold Toynbee ou Barbara Tuchman, incontg,-
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veis sio as guerras dos dois Qltimos mi16nios e, embora fossem co-

nhecidas as conseqti6ncias de cada uma delay, nem por isso serviram

de ligao e deixaram de se repetir em outras oportunidades, fazendo
parte do coddiano da polftica das nag6es.: As duas grander guerras do
s6culo XX, muito mats europ6ias do que mundiais, que provocaram

dezenas de milh6es de vi.timas, sio exemplos claros e recentes dessas

tend6ncias

Apesar de esse expediente merecer condenag6es no fmbito das

organizag6es internacionais, e por parte dos pai.ses militarmente mais
fracos. desenvolvidos ou nao, o recurso is armas sempre foie conti-

nua sendo utilizado, regularmente, em todas as ]atitudes. ]; pensando

sob este prisma, que os poses mant6m e nio abram m3.o de suas Forgas

Annadas -- nem sequer cogitando de colocar o tema de extingao das

mesmas em discussio --, reforgam suds fronteiras, e procuram equipar-

se com os armamentos maid modemos possiveis, dependendo, 6 claro,

dos recursos Hinanceiros colocados a disposigao para tal fim, muitas ve-

zes investindo parcela considerfvel de seu Produto Intemo Brute.
Este raciocinio, homo se saba, lava a um circulo vicioso, por'

que um Estado ao se armar, modemizando suas Forges Armadas, faz

com que os vizinhos tamb6m adam sob a mesma utica. Os governor
que adotam asta postura belicosa costumam justificar seu comporta-

mento, em larga medida, pda necessidade de defender sous interesses

#H! $g$g$: $$
arie da guerra. A vida de Casrruccio Casrracani. BelHagor o Arquidiabo. Brasilia
Editora da Universidade de Brasilia, 1980; Amold TOYNBEE -- Gzlerra .y cfv{/ka-
ci6n, Madrid/Buenos Aires: Alianza Editorial/Emec6 Editores, 1976; Barbara
TUCHMAN -- Os can/z6es de ages/o. Rio de Janeiro: Editorial Bruguera, s/d
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nacionais, de demover vizinhos a nio agir precipitadamente contra

des, e neutralizar ou remover obstfculos considerados prqudiciais

para suas poll.ticas dom6sticas e internacionais, em todos os pianos,

inclurdos af temas sense.veis como a seguranga nacional.

Agnes dense porte, que resultam em guerras, -- justificam contu-

do as grandes pot6ncias, -- s8o levadas a cabo apenas quando se consi-

deram esgotadas as possibilidades ou a falta de diflogo para a resolu-

gao de diverg6ncias atrav6s dos mecanismos de consulta rotineiros,

into 6, via diplomftica. A mfxima de Clausewitz 6 aqui colocada em
sua plenitude: ''a guerra ngo 6 somente um ato poll.tito, mas um ver-

dadeiro instrumento politico, uma continual:io das relag6es political,
uma realizagao destas por outros meios''.'

Os canais diplomaticos, por6m, nem sempre sio acionados com

a devida presteza, com a vontade e eficfcia necessfrias. Em diversas

ocasi6es, um dos agentes entende que ngo 6 interessante ou oportuno

colocar a disputa na mesa de negociag6es, porque isto implicaria na
obedi6ncia is regras do jogo, de acordo com as conveng6es, com o

Direito Intemacional. Outras vezes, este comportamento 6 adotado

porque ja se saba a priori que uma reivindicagao n5o 6 legitima, por

ipso nio encontraria respaldo nos soros legais; em alguns momentos,

um pai.s detentor de grande aparato b61ico se julga forte o suficiente

para desafiar a comunidade mundial, recusando-se a colaborar ou

prestar contas a quem quer que sqa, e descartando o uso das instfn-

cias multilaterais; ou entio porque a ordem, percebida homo injusta,

faz com que um pai.s resolva adotar uma postura com caracterfsticas

revoluciongrias contestando a estrutura vigente. O desejo de um pals

3 Cf. Carl Von CLAUSEWITZ -- .Da guar/"a. Com preffcio de Anatoly Rapoport.
Lisboa: Perspectivas & Realidades, 1976, p. 87
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que se considera oprimido 6, pois, a de tentar mudangas nas relag6es

de poder globais, visando ampliar seu raio de agro para inserir-se em

um novo contexts, agora redesenhado, e que Ihe possibility auferir
vantagens que anteriormente ngo usufrufa.

O recurse a forma(ou ameaga de) 6 utilizado, na maior parte dos

cason, polo parceiro maior, conscience de sua superioridade, deja no

plano econ6mico deja no militar, quando procura impor suas vontades.

Ou por parses que, por algum motivo, t6m lib.Bios, principalmente
ftonteirigos, e nio se disp6em a negociar solug6es pacilficas. Nesse

casa, mesmo sabendo que nio det6m condig6es propicias, ou encon-

trarem-se em nitida inferioridade, preferem o caminho das armas, es-

perando contar, depois, com o apoio dos vizinhos ou da comunidade

mundial.

O que se procura sempre sgo pretextos, chances para intervir em

momentos apropriados, ou entio quando se julgar ameagado. N8o in-

teressa aqui discutir se esse modo 6 um sentimento verdadeiro ou fal-

se. se tem ou n3,o fundamento$, se se trata de um problema de incom-

pet6ncia para avaliar a situagao, mas apenas constatar que esse motivo

possibilita a tomada de medidas forbes, mesmo desproporcionais ao

perigo real. No 1imite, pods-se dizer que a politica das grandes pot6n-

cias sempre foia de criar situag6es ou a de procurar elementos que

justifiquem suas interveng6es; na falta disses, agem com desenvoltu-

ra, pouco se importando com a anu6ncia da comunidade mundial, fa-

zendo o que melhor sabem fazer: interferir em assuntos dom6sticos de

4

4 Para uma anflise de surgimento de conflitos ver, por exemplo: Karl W
DEUTSCH - .E/ ana/hfs de /as /"e.laciones i/z/ernaciona/es. Buenos Aires: Editorial
Paid6s, 1970, particularmente a terceira parte: ''Los interests de los actores: proce-
sos de control y conflicts", p. 95-188. Ver tamb6m Michael NICHOLSON - .d?za/i-
sis de/ conWfc/o. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1974
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outras nag6es, rompendo suas fronteiras, quebrando suas soberanias e

atropelando suas instituig6es

O raciocinio adotado pdas Brandes pot6ncias f dimples. Tends

acumulado poder com o passar do tempo, mesmo que is custas de ou-

tros pai.ses, aliados ou nao, qual o problema em usf-lo quando for ne-

cessfrio para atingir sous interesses? Afinal de contas, para que teriam

entio aumentado suas capacidades?S

Nenhum pals acumula poder como um fim em si mesmo, mas

tio somente como um instrumento a ser utilizado quando se conside-

rar em perigo, para defender sous direitos, ou quando sous interesses

estiverem em jogo sendo questionados. O poder serve para ipso mes-

mo. Como diz Talcott Parsons, ''o poder 6 como um meio circulante,

anflogo ao dinheiro''.6 Abdicar do uso do poder na medida das neces-

sidades, ou para promover os objetivos de um Estado nacional, quais-

quer que sejam des, serra o mesmo caso de um indivi.duo que, apesar

de dispor de quantidade aprecifvel de recursos financeiros, resolvesse

passar dificuldades afetando sua sobreviv6ncia, em vez de investir no

seu bem-estar. E etta a concepgao que orienta o homem de Estado, na

defesa dos interesses nacionais, por mais discuti.vel que sega asta ter-

minologia
7

5 Sobre esse assunto consultar Evan LUARD (org.) -- .Basic /ex/s in /n/ernafiona/
Re/a/ions Tbe evo/ /fon offaeai £2&oz£f /n/ernaffona/ SocfeQ", London: Macmillan
Press Ltd, 1992. Ver, especiallnente, cap. 20 --"The State's search for power", p.
271-295 e cap. 21 - ''The motives of States", p. 296-323
$ Cf. Talcott PARSONS "Conceito de poder politico", in Fernando Henrique
CARDOSO & Carlos Estevam MARTINS (orgs..) - Po/#/ca & Socfedade, vo]. ],
S5o Paulo: Editora Nacional, 1979, p. 21-27, especialmente p. 22-23.
7 Cf. Pierre RENOUVIN & Jean-Baptiste DUROSELLE - /n//"odz/fao / s/aria

das .Re/a£8es fn/ernacionafs. S:io Paulo: Difusgo Europ6ia do Livro, 1967, especi.
almente o item -- "0 homem de Estado e o 'interesse nacional ' ", p. 333-376.
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Quer dizer, o poder 6 um meir para se atingir um detenninado

fim. Por ipso, os Estados Unidos bombardearam o Kosovo em 1999. O

entgo presidents Bill Clinton foi muito enf atico ao lembrar que, a16m de

ser um problems humanitario, estavam em deco os interesses dos Esta-

dos Unidos naquela parte do mundo: ''precisamos compreender o que

temos emjogo na paz nos B£lc3s e no Kosovo. Elsa 6 uma crisp huma-
nitgria, mas 6 tamb6m muito maid, 6 um conflito sem fronteiras naturais,

que ameaga nossos interesses nacionais".8 Nos ands 90, o poderio esta-

dunidense, isoladamente, com a Organizagao do Tratado do Atlfntico

Norte(STAN), ou com a pr6pria Organizagao das Nag6es Unidas se
fez sentir em todo o planeta. Mas nem por ipso o grande pai.s do He-
misf6rio Norte mostrou-se invulnerfvel no alvorecer do novo mi16nio.

O uso da forma pods ser bem entendido, se utilizarmos como

analogia a hist6ria de um grupo de meninos, do qual sobressai um
maior e maid forte . Embora today as criangas do bairro saibam da for-

ma desse menino, into n8o 6 um dado suficiente. Nio adianta esse

mesmo garoto ter consci6ncia de sua superioridade fisica, e alardear

que 6 maid forte do que os demais; 6 precise, periodicamente, de-
monstrar asta qualidade para manter a credibilidade, e ser respeitado.

Caso contrario, suas vontades nio servo obedecidas. Por ipso mesmo,

nas conhecidas hist6rias em quadrinhos de Calvim e Haroldo, o meni-

no forte chamado Moe recebe destaque especial; 6 ele quem age de

maneira truculenta e agride o personagem principal, para mostrar sua

8 Citado no texts de Paulo SOTERO - "OTAN faz um novo ultimato ao presidente
Slobodan Milosevic '' lorna/ do Commgrcio, Recife, 22 de margo de 1999. Texto
acessado em 27 de fevereiro de 2003 no sino

http://www2.uol.com.for/JC/. 1999/2203/in2203a.htm. Ver, ainda, Condoleeza RICE
'Promovendo os interesses nacionais", Po//f/ca Xx/e/'na, S8o Paulo: Editora Paz e

Terra/NUPRl-USP, vol. l0(1):83-99, junho/agosto de 2001
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autoridade, manter sua lideranga, sua capacidade para estabelecer re-

gras no local onde circula, para que todos admitam ainda que recla-

mem, que ele 6 o chafe, 6 ele quem maida alinaquele [errit6rio. Quem

contestar sera. reprimido.

As gangues operam, tamb6m, sob id6ntico raciocilnio, cada uma
estabelecendo os limited de sous dome.dos. Os Estados Unidos fazem

a mesma coisa, adotando principios semelhantes, com uma pequena,

por6m marcanle diferenga: seu campo de influ6ncia n2o este resuito a

uma determinada parte do Hemisferio, ou a um continents, mas ao

planeta inteiro. Comportam-se como os guardi6es do mundo, buscan-
do auferir o mfximo posse.vel de vantagens, em beneHcio de deus pr6-

prios e exclusivos interesses. Apresentam-se com um discurso de de-

fesa da Humanidade, procurando a todos convencer que sua luta 6

contra as injustigas e as barbgries, por6m nada maid fazem do que

combater concepg6es de mundo que se Ihe op6em, e que podem colo-

car em risco sua hegemonia. Por acreditarem que suas propostas sio

as melhores, tentam imp6-las ao resto do mundo. Para demonstrar que

sio os mais poderosos interferem nos neg6cios internos de qualquer

pars(excluindo os parses nuclearizados e os tradicionais aliados),

exercem todo lipo de pressao e fazem uso constante da forma.
lsto se d5. mesmo contra a vontade da comunidade, e desacatan-

do as normas internacionais, simplesmente ignoradas. O respeito a

essas s6 se veri6lca quando se percebe que agir sob as mesmas 6 maid

producente ou conveniente, ou quando encontra resist6ncias intrans-

ponfveis de sous aliados para a execugao de uma grande tarefa. Quan
do o Direito Internacional Ihe 6 favoravel, e coincide com seus pontos

de vista, 6 acionado, caso contrfrio utiliza-se o poder como instru-

mento legftimo para atingir sous objetivos. O prego a ser page, even-
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tualmente, 6 o fate de que o pats ao usufruir de imenso poder 6 solici-

tado, tamb6m, para resolver problemas outros que escapam de sua al-

gada ou de seu interesse, mas que na condigao de lfder se sante obri-
gado a faze-1o.

Quando mats poder um pars det6m, mats aqua, tem cuslos finan-
ceiros maid elevados, aria mais atritos, tem que negociar mats e, con-

seqtientemente, tamb6m cometh mais errol. No caso estadunidense,

sua politica de seguranga nio se restringe a defesa de seu proprio ter-
rit6rio ou hemisferio, mas abarca todo o mundo, porque sous interes-

ses multifacetados se encontram espalhados por todos os cantos, o que

o obriga a atuar incessante e globalmente.:

Por sua vez, que comportamento t6m adotado os demais parses?
Assumem formal diferentes de relacionamento? Considerando a

exist6ncia de raras exceg6es, o exemplo das grandes pot&ncias 6 re-

produzido, em termos proporcionais, em today as esferas polos outros
membros da comunidade internacional. S6 nio age desta forma quem

nio for dotado de capacidades. Mesmo assim, pai.ses homo o Canada,

a Sui.ga ou as nag6es n6rdicas, conhecidos pda sua tend6ncia avessa a

utilizagao da forma militar para convencer deus oponentes, langam m8o

de Brandes empresas que se fazem presented em todo o mundi, na

disputa por mercados, adotam poll.ticas protecionistas para resguardar

suas economias e garantir seu bem-estar, competindo por6m com os

pr6prios pai.ses em desenvolvimento.

9 Ver, por exemplo: Eliot A. COHEN - "A defesa dos Estados Unidos no s6culo
XXl". Po//rica Zx/etna, S:io Paulo: Editora Paz e Terra/NUPRl-USP, vo1. 9 (4):

ra/NUPRl-USP, vol. 10 (1): 69-82, junho/agosto de 200 1



O Brasil, por exemplo, em 1999 se deu o direito de fazer obser-

vag6es, ainda que veladas, ao Paraguay, que enftentava problemas in-

ternos, vista que o agugamento da arise poderia desestabilizar a regiao

fronteiriga, principalmente levando-se em conga a usina de ltaipu. Se

algo grave acontecesse, afetando a barragem, os resultados seriam de-

sastrosos para o Brasil, porque grande parte do pails, notadamente no

Sul e no Sudeste onde se concentram o parque industrial, soda direta-

mente afetado, enfrentando um colapso em todos os servigos. Tal cato

era entendido como inadmissilvel, porque colocaria em cisco a pr6pria

seguranga nacional brasileira.

Em contextos dessa natureza, as reclamag6es normalmente serif

oriundas sempre dos Estados menores, que t6m um leque reduzido de

opg6es para atuar e alterar o quadro, at6 mesmo no &mbito regional.

Ou dos grandes com relagao aos seus parceiros ainda maid poderosos.

Embora diariamente discursos sejam feitos apelando para o bom sen-

so, para a necessidade de se implementar cada vez maid o dialogo, to-

dos os governos sabem que nas Relag6es Internacionais prevalecem

relag6es de forma, relag6es de poder, relag6es de interesse, competi-

g6es e disputas interminaveis, envolvendo pai.ses e organizag6es, que

nada t6m a ver com amizades ou concepg6es idealistas ou moralistas

da hist6da.io O que ngo significa dizer que nio cooperem entre si,
quando for conveniente, em determinados momentos e em certos as-

pectos das relag6es bilaterais ou da realidade mundial, ao mesmo tem-

po que se digladiam em outras arenas.

Ver o interessante texts de Silviu BRUCAN que discute algumas dessas quest6es
'Power and conflict'',/n/arno/iona/ Soc:ia/ Science Joz/rna/, vol. XXIX (1): 94-1 14.
1977
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Certamente que nem sodas as disputas sio resolvidas no campo

de batalha, utilizando coma z/J'/ima ra/io o fogo dos canh6es, dos avi-

6es ou dos misseis. Mas o comportamento competitive por mais po-

der, maid influ8ncia e mats mercados, tem fido um fate corriqueiro no

relacionamento at6 de parceiros maid pr6ximos, muitas vezes vizi-

nhos, imbue.dos at6 mesmo com poll.ticas que deveriam trilhar na

mesma diregao. Podem, inclusive, ester envolvidos em processos de
integragao, come os Estados Unidos e o Canada., entry os pai.ses da
Uniio Europ6ia, ou no exemplo argentina-brasileiro. Por ipso, em de-

cisio in6dita desde que se iniciou o processo de integragao regional, o

Brasil resolveu, em 2000 solicitar na Organizag:io Mundial do Com6r-

cio(OMC), a abertura de um painel contra a Argentina, seu parceiro

mais importante no Mercosul, para resolver as diverg6ncias no setor

t6xtil.ii Vizinhos, aliados, parceiros ou amigos s:io categorias aprecia-

das por todos os atores, por6m neg6cios sgo neg6cios, e como tal tra-

tados a parte, polo menos at6 que o processo de integragao avance
mais e efetivamente se consolide.

Se etta 6 a t6nica de funcionamento do sistema internacional,

baseada em prince.pios pragm5.ticos, quash sempre apoiada na lei do

maid forte, nada mais natural que a paz s6 sda vifvel quando for ao

encontro da vontade dos grandes agentes. Mesmo que para ipso deja

necesshio fazer a guerra. Como lembra Henry Kissinger, ex-
secretfrio de Estado norte-americano ''pods haver guerras mas sergio

feitas em noms da estrutura existente, e a paz que vier serf justiHicada

como uma melhor expressao do consenso gerd, da 'legitimidade"'.

Maid ainda, que ''a diplomacia no sentido clfssico, conciliagao de di-

ll Cf. Assis MOREIRA -- "Brasil pede panel contra Argentina na OMC '
IMercan/i/, 15 de fevereiro de 2000, p. A-6.

Gazeta
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verg6ncias pda negociagao, s6 6 possivel nas ordens internacionais

'legitimadas" ' . ' '
Por que deveria ser diferente? Afinal de contas, 6 para isso que

todos os pai.ses procuram maximizar suas capacidades, tentando au-
mentar dada vez maid seu peso relativo frente aos demais, porque sa-

bem que este 6 um Clemente imprescindi.vel para ocupar papal de real-

ce no cenirio global. S6 assam poderao influenciar ou vetar tomadas

de decisio que afetam nio s6 seus interesses mas de todos os agentes
do sistema intemacional. Suds vontades e reivindicag6es no plano po

Iftico. no econ6mico, e nas demais esferas, servo entio contempladas

A hist6ria 6 recheada de exemplos para comprovar que o mundo

sempre girou em torno dos maid fortis, que esse modelo se reproduz

hoje, e que ainda durante muito tempo comportamento desta natureza

seri. observado entry os diversos Estados.i3 As diferengas de poder

nunca deixaram de existir, ora de maneira mais suave, ora mais acen-

tuada, fazendo com que acordos e tratados sham escritos e cumpridos,

na maior parte das vezes, segundo a concepgao dos maid poderosos,

mesmo no contexto da interdepend6ncia, da globalizagao e dos regi-

mes internacionais, quando proliferam organizag6es internacionais e

organizag6es nao-governamentais .
O sistema internacional, delta forma estruturado, 6 considerado

legiltimo, porque exists um consenso entre as Brandes pot6ncias que,

ao ditar as regras de funcionamento deste jogo, obrigam que as mes-

iz Cf. Henry KISSINGER -- O /2?t//zdo /-es/az/ratio. Rio de Janeiro; Livraria Jose
Olympia Editora, 1973.

3 Um exemplo sobre a rotatividade dos parses, no controls do mundi, 6 o clfssico
livro de Paul KENNEDY -- Hscens o e gueda das g/andes .po/6ncfas. Rio de Janet
ro; Editora Campus, 1989.

P. 1-2
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mas sham seguidas por todos os demais membros da comunidade. O

Estado que se sentir prqudicado e desejar a mudanga de tail regras,
usando o recurso da forma, saba que poderf pagar elevado prego pda

[entativa. lsto nio significa que a ordem deja imutfvel, ou que o sis-
tema internacional estela perpetuado, mas sim que as regras foram

estabelecidas a partir de intensas negociag6es entry as grandes pot6n-

cias, e que a quebra das mesmas enfrentarf fortis objeg6es, se das
forum preJudicadas em seu s/aft/s

Quando as pr6prias Brandes pot6ncias nio se encontram satis-

feitas com o .s/a/z/s gz/o, procuram altera-lo pacificamente exercitando

press6es asseguradas por suas capacidades, obrigando os demais a re-

distribuhem parcelas de poder. Com isto, evita-se o acirramento de

divergdncias que poderiam levar a situag6es de um caminho sem vol-

ta, a nio ser o de medir forgas na ponta das baionetas, o que serif in-

viavel, jf que normalmente todas das t6m o controls de tecnologia
nuclear.

Para as pequenas e medias pot6ncias nio gabe outra alternativa,
senio submeter-se a estrutura vicente, a nio ser que tenham, tamb6m,

sous pr6prios arsenais nucleares, ainda que limitados. Neste caso, o
uso da chantagem se toma um instrumento utilizado coniqueiramente,

sendo que dais pai.ses igualmente desacatam os acordos e tratados in-

ternacionais, homo os de nao-proliferagao nuclear, cason da india e do

Paquistao. Como resultado, sua participagao no cenfrio global se tor-
na maid significativa, mas apenas sob o prisma estrat6gico-militar, e
sem afetar bruscamente as conelag6es de poder vigentes. No fmbito

regional, o recurso is armas tem sido utilizado sobretudo para resolver

problemas fronteirigos, coma no contencioso entry Peru e Equador
nos ands 80
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Quando este envolvida uma das Brandes pot6ncias, que surge

como normal vencedora do conflito, o uso da forma e da vio16ncia, em

noms da estabilidade do sistema, 6 considerado normal, e os casos de

excesso nio sio passe.veil de punigao por outrem, ou qualquer instin-

cia mundial, jf que sio das mesmas que lideram essas i31timas, e con-

tribuem com as forgas interventoras em tempos de paz e de guerra.

Vale ressaltar, contudo, que mesmo uma superpot&ncia homo os

Estados Unidos muitas vezes n:io consegue dar conta sozinha de todos

os compromissos mundiais, nem faz valor suas vontades de forma in-

contestg.vel, dobrando todos os demais parceiros. Exemplos que cami-

nham nesta diregao podem ser verificados na segunda metade do s6-

culo passado, quando a Casa Branca aventurou-se na guerra do su-
deste asiftico; anteriormente os franceses tinham tamb6m amargado

resultados desastrosos, sendo derrotados pelo general Giap na Indo-
china

O uso da forma em muitas ocasi6es 6 contraproducente e, por
ipso mesmo, evitado, por exemplo, se houver obstfculos intransponi.-

veil, quando os outros grandes atores mostrarem-se francamente con-

trarios, ou entio se a pr6pria opiniao publica mundial se mobilizar
pressionando sous governor, fazendo com que um Estado nio tome

medidas unilaterais. Todavia, se uma grande pot6ncia considerar, de

qualquer forma, que medidas isoladas devam ser tomadas para res-

guardar sua seguranga, nem as press6es internacionais conseguem

evitar sua agate. Trata-se, no casa, de fazer o costumeiro cflculo de

custos e benefrcios. Mas, se parses como os Estados Unidos e as de-

mais grander pot6ncias nio conseguem impor suas vontades em todos

os momentos, polo menos impedem que muitas medidas contrgrias aos

sous interesses sejam tomadas ou implementadas.
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A ORGANIZAGAO DAS NAC6ES UNIDAS: PODER E
POLITICA

Queen 6 o responsavel pda seguranga mundial, fazendo com que

o sistema internacional funcione adequadamente? Ou que, polo me-

nos, n&o funcione de maneira anarquica, obedecendo peso menos um

mi.nimo de regras? Conforms desenvolvemos nos paragrafos anterio-

res, obviamente que a primeira resposta 6 direcionada para as grander

pot6ncias. Foram das que estiveram sempre presented na linha de

frente, fazendo guerras sem fim longe de sous territ6rios, colonizando

continentes e escravizando populag6es, em busca de maiores espagos,

de maior presto.gio, de maid riquezas, de maid influ6ncias e de poder de
decisio no sistema internacional. As grander pot6ncias costumeira-

mente estipularam as condig6es para o estabelecimento da paz, em um

mundo por das mesmo legitimado. '''

A paz sempre foi ditada polos vencedores e, com tal espirito, ea-

ses 61tlmos sempre impuseram as regras do jogs para a (re)formulagao

da ordem mundial, exigindo do inimigo, em oportunidades diversas,

rendigao incondicional, n8o dando margem para qualquer tipo de ne-

gociagao ou sailda honrosa. Por isso, o Tratado de Versalhes, firmado

em 28 de junho de 1919, em condig6es draconianas, fez com que par-
ses como a Alemanha reclamassem da forma como foram tratados, e

se criassem profundos ressentimentos.

Com o clima reinante nas d6cadas de 1920 e 1930, 6 compreen

s(vel que situag6es explosivas pudessem acontecer, tal o descontenta-

mento gerado nos pai.ses derrotados. Dai o brave interregno entry os

doin grandes con.ilitos, separados apenas por uma geragao.

i4 Cf. Henry KISSINGER, op. Cit., idem
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Nada maid natural que os Estados que se julgam injustigados

cometam amos de rebeldia procurando mudar uma ordem que se Ihes

apresenta nitidamente desvantalosa. Claro que s6 podem agar, com

etta perspectiva, pailses que julgam ter possibilidades razofveis para
reverter tal quadra, mesmo na condigao de antigos denotados. Aque-

les outros que nio desfrutam de elementos adequados para tentar, de

qualquer forma, alterar os rumos para onde o mundo caminha, e mes-

mo assim o fazem, pagam pesado tributo por sua ousadia. Foio que

aconteceu, por exemplo, com Saddam Hussein na d6cada passada,

quando quis medir forgas contra a ordem estabelecida, e teve que se
bator contra os Estados Unidos, Ifder de uma coalizio mundial apoia-

da pda ONU, em um confronts francamente desigual.''
Mas outras respostas podem, igualmente, ser encontradas para

dar conga da pergunta formulada no ini.cio deste t6pico. Podedamos

pensar, por exemplo, na manutengao da ordem e na exist6ncia de um

climb de paz e de seguranga, atrav6s das organizag6es internacionais.

Possivelmente, talvez estas sejam as instfncias mats competentes e ade-

quadas que poderiam oferecer condig6es para que. todos os parses do
mundo desfrutem de oportunidades iguais, facilitando interc&mbios, au-
xiliando na melhoria dos i.ndices de desenvolvimento humano, a16m de

incrementar o grau de connlanga recfproco, eliminando ou minimizando

delta forma as possibilidades de conflitos de maiores proporg6es. ''

i5 Sobre o uso da forma no imbito da ONU consultar Anthony Clark AREND &
Robert J. BECK /n/arno/loma/ I,aw and rbe se ofdorce i?eyond /he UIVpara
d/gm. London/New York: Routjedge, 1995
16 Ver o intel'essante estudo de John R. ONEAL & Bruce RUSSETT -- ''The kantian
peace: the pacific benefits of democracy, interdependence and international organi-
zations, 1885-1992". Mor/dPa///ics, 52 (1): 1-37, outubro de 1999.
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Exists um grande ntimero de organizag6es internacionais, com

alcance regional ou global, um espectro amplo e variado, atendendo as
mats diferentes necessidades, e que cobra praticamente todos os as-

suntos, desde os culturais aos econ6micos, dos politicos aos militares,

passando pdas instituig6es t6cnicas voltadas para facilitar a troca de

informag6es entry os diversos povos, como a Organizagao Mundial de

Saade, a Organizagao Internacional do Trabalho, a Uniio Postal Uni-

versal, etc
Sendo voluntgrias e criadas de comum acordo, muitas vezes por

poucos pai.ses, as organizag6es nio obrigam ningu6m a delas partici-

par, s6 o fazendo quem deseja. Certamente que, em muitos cason, n&o

pertencer a uma instituiqlao significa a possibilidade de exclus:io dos

benefTcios que a mesma pods trazer para todos os membros. A entrada

em uma organizagao plena, com todos os deveres e direitos inerentes

aos s6cios que a constituem, pods, tamb6m, propiciar papal de maior

importancia a um pequeno ou m6dio pai.s e a obtengao de vantagens

que, isoladamente, com certeza ngo conseguiria em relag6es bilaterais,

quando do outro lada da mesa estiver ocupando lugar uma grande po-
t6ncia. Como diz Robert Keohane, afinal de contas, os grandes pai.ses

sempre t6m um n6mero maior de demandas a serum apresentadas nes-
ses encontros.

Por outro lado, o simpler fato de se pertencer a uma organizagao

nio significa que a importancia de dada pails sqa exatamente igual a
de outros, ai prevalecendo, portanto, influ6ncias e poderes maiores

17

7 Cf. Robert KEOHANE - ''Soberania estatal e instituig6es multilaterais: respostas

a interdependencia assim6trica", in Jose Alvaro MOUSES (orB.): C) futuro do Brasil
A America Latina e o fim da guerra fda. Sio Paulo: Editora Paz e Terra/NUPRl-

USP, 1992, P. 165-191
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segundo a capacidade de coda membro. Ou deja, cada pals tem, na

verdade, uma participagao relativa, cuja influ6ncia 6 medida pelos

sous pr6prios indicadores. E depends, tamb6m, do escopo da organi-

zagao.

Quando as instituig6es nio desempenham papal de importancia

na configuragao da ordem internacional, a chance de que pai.ses me-

nores ocupem a presid6ncia ou diregao das mesmas 6 infinitamente

maior do que quando estiverem em jogs as organizag6es que, verda-

deiramente, determinam os rumos do mundo, e onde se exercitam po-

ll.ticas vigorosas de poder. A igualdade, portanto, vai existir apenas no

plano ret6rico, do discurso, porque na prftica, as relag6es de poder sgo

determinantes para se dizer qual pai.s 6 maid forte ou mats fraco, se

desempenha ou nio papal de relevo no concerto mundial, e quaid as

chances que t6m para bloquear polfticas de outros pai.ses.

Quando uma organizagao n8o preenche inais is expectativas da

maioria, ou de um dos agentes importantes do sistema internacional,

ou se percebe que a atuagao da maioria de membros bloqueia ou pre-

judica os interesses das grandes pot6ncias, ela(a organizagaa) pods

softer press6es para mudar sous objetivos, deixar de discutir ou solu-

cionar problemas para as quaid foi criada, ou entio desaparecer, dando

lugar a outra com perfil diferente da anterior, atendendo is novak rea-
lidades.

Embora existam desde o s6culo XIX, com as caracteri.sticas que

hoje conhecemos, foi t8o somente a partir de meadow do s6culo XX

que as organizag6es internacionais ganharam maier relevancia, fun-

damentalmente, com o surgimento da Organizagao das Nag6es Uni-

das. Anteriormente havia um n6mero restrito de instituig6es como as

antigas corporag6es medievais, ou aglutinando as cidades europ6ias,
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entry as quaid a Liga Hanseftica nos s6culos XIV e XV, a Liga dos
Cant6es no s6culo XVI, ou kinda as comiss6es fluviais internacionais

no s6culo XIX.

Mas foi apenas com o t6rmino da Segundo Grande Guerra que
uma instituigao, depois tornada universal, surgiu e passou a exercer

papel importante entry as nag6es. Obviamente que o seu sucesso devs

ser relativizado, porque o momento em que foi criada, em um cenfrio

de crisp aguda, quash no inilcio da guerra fda, conspirou para deixf-la

em plano secundgrio.

Mas nem o faso de doin gigantes dominarem o cenfrio em prati-

camente toda a segunda metade do s6culo passado, repartindo o mun-

do homo se fosse um grande butim, fez com que a ONU desmerecesse

o seu papel. Com alton e baixos ela conseguiu sobreviver, ainda que

n3o tenha solucionado todos os problemas, ou mesmo resolvido a

contento aqueles em que esteve diretamente envolvida. Ngo por culpa

sua, mas dos principais agentes do sistema internacional que nem
sempre acataram as detemlinag6es da pr6pria ONU, colocando seus

interesses particulates acima dos da coletividade, embora tenham as-

sinado a carta da instituigao.

Num contexto em que prevalecem poll.ticas de poder, o cato de

as nag6es assinarem documentos nio significa necessariamente que as

determinag6es niles contidas sejam cumpridas. Nesse casa, as medi-

das s6 s8o vflidas para os pequenas e m6dios pai.ses, mas jamais para

as grandes pot6ncias que simplesmente se recusam a acatar as regras

que das mesmas criaram.

Ou deja, os membros da comunidade internacional nio sio

iguais, embora todas fagam parte de uma mesma instituigao, gozem da

prerrogativa de serum soberanos e tenham sous pr6prios territ6rios e
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governor. Na realidade, sio apenas iguais nas cartas diplomaticas, e
nio no mandy e na distribuigao do poder mundial. Por ipso mesmo,

muitas vezes as organizag6es internacionais sio vistas com ressalva

porque nio atenderiam as demandas, ou nio resolveriam a situagao

dos parses menos desenvolvidos, ou que disp6em de manor poder.

O problema reside no fato de que as organizag6es internacionais

nio conseguem amir e colocar em execug2io as medidas necessarias,

porque atuam em um contexto onde predominam poll.ticas de poder e
de influ6ncia.i8 Dai. a limitagao para resolver problemas, com as gran-

des pot6ncias implementando poll.ticas paralelas, separadamente, atra-

v6s de negociag6es bilaterais e fugindo das discuss6es travadas nas

assemb16ias gerais. Esta 6 a dificuldade enfrentada, por exemplo, por

instituig6es como a pr6pria ONU.

Apesar das freqiientes cri.ticas sabre a ineficfcia da Organizagao

das Nag6es Unidas para colocar ordem no mundo, quando se encon-
tram no centro das discuss6es, os interesses das grandes pot6ncias,

nio resta ddvida de que ela 6, at6 o presents moments, o major expo '

rimento jf visto, em termos de instituig6es internacionals.

Sua antecessora, a Liga ou Sociedade das Nag6es, nio teve se-

quer igual forte mostrando-se, desde o inilcio, impotente para manter a

paz e a seguranga mundiais, frente a um cenfrio que sempre se Ihe
apresentou pouco favorfvel. Inspirada no idealismo e universalismo

do ex-presidents norte-americano Woodrow Wilson, seguramente o
seu advento ngo se deu na melhor 6poca. Muitos motivos contribuiram

8 Sobre as diHiculdades encontradas pdas instituig6es ver o texto de Giulio M
GALAROTTI - "The limits os international organization: systematic failure in the
management of intemational relations". /n/ernarfona/ Organfza/to/z, 45(2); 183-
220, spring 1991
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para o seu fracasso. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos nio

aderiram a Liga, embora a proposta para a constituig:io de um orga-

nisms de tal porte tenha fido sugerida polo ex-presidents Woodrow
Wilson. A16m da recusa do Congresso norte-americano em aderir a

essa causa, o pr6prio declinio do presto.gio politico de Wilson devs ser
levado na devida conta. Em terceiro lugar, porque os pailses colonia-

listas eram extremamente fortis, nio se podendo falar em uma ordem

junta, com pai.ses soberanos, quando dezenas doles espalhados polo

continents afticano, pelo sudeste asiftico e polo Oriente M6dio, en-
contravam-se submetidos ao rilgido controls das pot6ncias europ6ias.

Em quarto lugar, porque nunca os grandes pai.ses, ou pot6ncias medias

ocuparam assento simultaneamente na Lisa. Quando um pals ingres-

sava na organizagao, outro estava desistindo ou sendo expulso da

mesma. O Brasil, por exemplo, retirou-se em 1926, mesmo ano de in-

gresso da Alemanha que, por sua vez, abandonou a instituigao em

1933, juntamente com o Japan. A ex-Uniio Sovi6tica aderiu a Liga

das Nag6es em 1934, mas foi excluilda em 1939. Por altimo, ningu6m

respeitava os principios da Liga, como fazia o Jap:io ao invadir a
Manchuria em 1931, ou a Alemanha ocupando a Po16nia em 1939.''

Apesar do surgimento da Liga das Nag6es, o que ocorria de

fato 6 que os Estados continuaram implementando suas political indi-
viduais como se a entidade nio existisse. Procuravam-se solug6es

atrav6s de relacionamentos bilaterais, e nio no imbito da organizagao

que pouca possibilidade tinha, portanto, de resolver situag6es agudas,

9 Vfrias passagens deste item foram beneficiadas polos textos de Antonio Jose
FERNANDES -- Organfzaf es Po/#icas /n/ernacionczh -- ONU O.E.,4 e Oil/y. Lis-
boa: Editorial Presenga Ltda, 1980, especialmente p 9-68; e de Cello D. de
ALBUQUERQUE DE MELLO Z)pref/o /nrernac/ona/ Pa&/lco, 9'a ed., I ' volu-
me,Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1992
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quando qualquer uma das pot6ncias de entio . . .. AA h -PI a lr rnq-n /\ (\

estava diretamente en-

estava ha muito tempo desacreditada. .
Os anon 30 foram atravessados por inlimeras invasoes e aesies'

peito is conveng6es internacionais em today as p .... . .....I.,A I aa
artes do mundo, sem

que a Liga das Nag6es pudesse em qualquer mom
onto resolve-las.

BI. -nU nnA Vq q

Mesmo que tentasse tamb6m nio teria chances de 6xito, . J. A A- ql = X A

porque nin-

gu6m se dispunha a acatg.-la, ora por considers-la nio representativa,

ora por nio pertencerem a. mesma, por isso ng.o se sentiam obrigados a
dela ouvir conselhos ou determinag6es. . .

Com a certeza do restrito papal que a Liga das Nag6es ida de

fato desempenhar, solug6es paralelas ja Cram providenciadas. Em

1928, por exemplo, se discutiam entry os govemos frances e britinico,
formas de evitar as guerras, ou mesmo de colocf-las fora da lei, coma

o Tratado Briand-Kellog. Na discuss5.o que se travou para fazer esse
tratado delineavam-se dual tend6ncias frontalmente contrArias: uma,

que considerava importante a exist6ncia de uma forma coercitiva, e a

outra, contr&ia a etta proposta. Pensada com a finalidade de eliminar

as guerras, asta iniciativa nunca foi implementada porque, naqueles
anos, os parses tinham outra opiniao sabre a forma como deviam se

comportar no cenfrio internacional .
Fadado ao fracasso desde o seu surgimento, a Liga se converteu

no primeiro grande experimento visando aglutinar os povos do mundi

:;:l';,u,:n'tDavid THOMSON -- Pegs/ena /zfs/aria do mundi co/z/e/npord-
aneiro: zahar Editores, 197 1 , p. 93-95.
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para tentar resolver os problemas globais, ordenando o mundi em lor-

na de prince.pios bfsicos de respeito mi3tuo.
Em meados da d6cada de 1940 a ONU surge sem apresentar

uma politica de poder definida. Nem poderia t6-la porque considerava

todos os parses juridicamente soberanos, portanto, iguais perante a
comunidade internacional, sendo que ''todos os membros ajustarao

suas disputas internacionais por meios pacificos, de forma a n3o p6r

em risco a justiga nem a paz e a seguranqla internacional ''.'' Nio ha-
via, como ocorre ainda hoje, uma inst3ncia punitiva, mas apenas for-

gas de paz, que se estabelecem nos locais em que ja exists o cessar

togo entry os parses ou grupos em lib.gio." Pods, tamb6m, realizar
negociag6es com os pai.ses afetados, oferecendo alternativas e auxili-

os, para que finalizem o conflito. Em 61timo cano, quando um pails

ameaga desestabilizar o sistema internacional, o Conselho de Segu-

ranga pods tomar medidas mais abruptas interferindo diretamente no

processo, como no exemplo do Iraque. Mas essa iiltima atuagao 6 feita
levando-se na devida conta cada caso especifico, mobilizando-se re-

cursos tio somente para essa ocaslao.

Cf. Artigo 2', itens I e 3, do Capftulo I -- Objetivos e Princfpios. ''Carta das Na-
g6es Unidas", in Juan Antonio Carrillo SALCEDO (comp.) - Tex/os bdsicos de
.Nczcfones Z]/nfdas. Madrid: Editorial Tecnos, 1973, p.33-34

Exists uma literatura considerfvel sobre as forgas de paz. Apenas como exemplo,

podemos mencionar: Stephen M. HILL & Shalin P. MALIK =- Peacekeeping and
/he il/W.Cambridge: Darthmouth Publ. Co, 1996; clara A. OTUNNU & Michael W

DOYLE(orgs.)' Peacemaking and Peace#eepfng Jor /;ze new cenMD '. Boul-.
der/Oxford:Rowman & Littlefield Pull.,Inc. 1998; Joceleyn COULON So/doers o#

diplomacy-- the United Nations, Peacekeeping and the new world order. Toronto
University of Toronto Press, 1999; William J. DURCH (Ed.) -- (I/W peacekeepilz&
american po/Iffcs and rhe ncfvf/ wars oJ/he /990s. New York; St Martin's Press
1996
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Tanto na guerra do Vietna, quando na invasio da Checoslovf-
quia, ou no Afeganistao nos anon 80, a voz da instituigao nio se fez

ouvir, porque o assunto sequel foi discutido no imbito da ONU. Nem

adiantaria faze-1o, sabendo-se de antemgo os resultados.

Essay limitag6es sempre se constituiam em motivos para que
cri.ticas intensas fossem feitas contra a capacidade da ONU para resol-

ver conflitos, quando os interesses das grandes pot6ncias estavam em

jogo. Nesses cason, nada podia ser feith, porque o controls do Conse-

Iho de Seguranga polos cinco grander sempre inviabilizou a tomada de

medidas adequadas para atender a today as demandas de maneira fa-

vors.vel a contentar os agentes envolvidos.

Mesmo a criag:io da ONU nio se deu de forma tio pacifica

como is vezes se pods pressupor. Ela s6 se tornou possivel atrav6s de

intensas negociag6es, polo controle da inst&ncia mats importante,

principalmente considerando o momento em que se vivia. Os anos se-

guintes mostrariam que os parses que divergiam dos crit6rios para a

constituigao do Conselho de Seguranga tinham razio em reivindicar
assento como membro permanente. A Franca e a China n5o fizeram

exig6ncias do g6nero, no primeiro moments, mas mudaram rapida-

mente de opiniao quando os Estados Unidos, a Uniio Sovi6tica e a

Gr:i-Bretanha nio abriram mgo de ocupar vegas fixas no Conselho,

com direito a veto. Nos anos 90, sobretudo, muito se discutiu sobre a

democratizag:io do Conselho de Seguranga, para aumentar o nQmero

de membros permanentes, faso nio concretizado pda ''falta de con-

senso'' sobre quaid pai.ses deveriam ocupar os novos assentos no
mesmo.

As ressalvas que se avolumaram depois de sua criagao, ao longo

dos anon, contudo, foram, em grande parte injustas, porque apesar de
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suas limitag6es, a organizagao conseguiu crier normas e outras instin-

cias importantes como a Declaragao Universal dos Direitos Humanos,
a Convengao sobre Genoa.dio, o Tratado de Nao-Proliferagao Nuclear,

a ocupagao de regimes ngo mapeadas, a Ag6ncia International de

Energia At6mica, a16m de preocupag6es com a agenda social, mos-
trando que nio passou a existir em v8o. Em muitas ocasi6es, a ONU

tamb6m nio foi chamada a intervir, sendo acionada apenas quando os

conflitos ja se encontravam em situagao insustent5.vel, pouco havendo
a fazer.

O contrgrio, por6m, n5o podia ser dito quando Estados Unidos e

Unifo Sovi6tica disputavam dada pedago do planeta, colocando em

risco a seguranga mundial. A corrida armamentista 6 um bom exemplo

de como prevalecia um clima de inseguranga coletiva, com os doin

grander atores sofisticando cada vez maid seus arsenais nucleares,

aumentando sua capacidade de destruigao, e contra os quais a ONU

nada podia fazed. Apenas nos anos 70, comegou a desvanecer o clima

competitivo em torno das armas nucleares, sendo que tr6s d6cadas de-

pois considerfveis avangos foram verificados, apesar de maid alguns

pai.ses terem tido acesso a tecnologia de destruig:io maciga.

O que acontecia 6 que os grandes tomas da polrtica mundial pas-

savam ao longs da Organizagfio das Nag6es Unidas, sends resolvidas

no fmbito da lideranga dos doin grandes blocos, cada um com sua
pr6pria instituigao, de um lado a Organizagao do Tratado do Atlfntico
Norte e, do outro, o Pacto de Vars6via. Ambas mediam forgas dentro

de um contexto de poder bipolar, que se desfez com a derrocada do
imp6rio sovi6tico no inicio dos ands 90 e o desaparecimento do Pacts
de Vars6via.
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A OTAN, polo contrgrio, nio apenas continuou existindo, e se

converteu em instfncia maior do poder mundial liderada polos Estados

Unidos, coma chegou a modiHicar a partir de 1991, seu conceito es-

trat6gico.23 Assam, nos anos mats recentes, a ORAN ampliou seu raK)

de aWaD, mudando seu carfter estritamente defensive, frente is amea-

gas que durante anon estiveram abafadas pda rivalidade sovi6tico-
americana. As transformag6es sofridas pda instituigao, ampliando o
niimero de membros, e chegando junto a fronteiras do antigo inimigo,

dio mostras de sua evolugao e do aumento de sua capacidade para re '

solver os problemas de seguranga no 6.mbito europeu, sem qualquer

interfer6ncia da Organizagao das Nag6es Unidas."

A BUSCA PERMANENTE PELO PODER

O final da d6cada de 80, caracterizado pda queda do Muro de

Berlim, e o comego da d6cada de 90, que viu mir o imp6rio sovi6tico,

pareciam frazer bans augirios para a Humanidade. Peso menos era

assim que viam os maid otimistas, ja que nio haveria mais motivos
para se preocupar com um embate entry os dais grander contendores.

O documents intitulado " The alliance's new strategic concept ", pods ser encon-

trado no seguinte sino: ll!!n;#W)iiW. Nato.int/docu/basictxt/b91 1 108a.htm. Acessado
em 27 de fevereiro de 2003. Para uma boa anflise sobre o papal da OTAN nos anon
90. consultar Patricia Helena V]CENTIN] -- ] Oqanfzagao do Zra/ado do H//d/zrfco
Norte {OTAN) e a Incorporagdo dm operag6es de paz tto p6s-guerra fda a inter-
ven o na 86snfa-Herzegovina r/PPZ-/PP8y. Dissertagao de mestrado apresentada
ao Departamento de Relag6es Intemacionais da I.Jniversidade de Brasilia em setem-
bro de 1998, digitalizado
24 Consultar Stuart CROFT - ''Guaranteeing Europa's security? Enlarging Nato

again". In/e/'na/iona/ HWairs, 78 (1): 97-1 15, janeiro de 2002.
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Com a vit6ria do bloch ocidental todo o medo causado pele equilfbrio

do terror, quando o mundi se sustentava sabre t6nue fio, parecia des-

tinado a desaparecer.

Nesses ands, quando se poderia pensar que o t6rmino da guerra

fda finalmente levaria o mundo a momentos de tranqtiilidade, os tem-

pos que se seguiram serviram para mostrar a crueza das novak realida-

des. Em vez da paz desqada, o romper da d6cada de 90 amanheceu
com o c6u abarrotado de aeronaves despejando toneladas de bombas

sobre o Iraque, naquela que ficou conhecida como Operagao Tem-

pestade, e comandada polo general A. Schwartskopf. A asta se segui-

ram outras tantas operag6es, sempre em territ6rios bastante distantes
dos domjnios americanos.

Maid do que nunca ocorreu o uso da forma, com mais constincia

do que antes, contando sempre com a presenga da 6nica superpot6ncia

militar que passou a ditar as regras da nova conjuntura

Maid do que nos antes anteriores, o poder norte-americano se fez

sentir em escala mundial, enquanto seu ex-adversfrio restringiu suas

agnes passando a agir apenas em fmbito regional, principalmente en-

frentando movimentos separatistas .
As interveng6es militares realizadas a partir dos anon 90 nio en-

contram precedentes, em termos comparativos. Se, durante o perl.odo

da guerra fda, os Estados Unidos utilizavam-se de seu colossal apa-

rato militar para se contrapor a Uniio Sovi6tica, e fazer valor sous in-

teresses em grande parte do mundo, o que se veriflcou a partir do

imediato p6s-guerra fha 6 a unilateralidade nas a96es globais

Durante a segunda metade dos anos 60 os norte-americanos se

bateram no Vienna, consumindo dezenas de bilh6es de d61ares. A

quantia seria provavelmente suficiente para melhorar a vida dos habi-
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tantes dos parses do sudeste asiftico envolvidos na guerra, ting.-los da
esfera comunista e atrai.-los para sua aea de influ6ncia. A destruigao

causada na regiao nio necessita de maiores comentfrios, visto que

aquela guerra foi exaustivamente explorada em milhares de publica-

g6es, polos filmed e pda mildia em gerd.

Mas naquela ocasiao, tinha-se um grande argumento que servia

para justificar e sustentar as agnes norte-americanas. Tratava-se da

necessidade que os Estados Unidos tinham de defender os sous valo-
res no mundo todo, into 6, a necessidade de difundir a democracia se-

gundo os padr6es ocidentais, contra doutrinas consideradas esparias.
Nos anos maid recentes, afastado o perigo comunista, novos alvos

passaram a ser eleitos, como as intolerfncias religiosas, concepq16es de
mundo diferentes e o combats ao trfHlco de drogas. E, em noms dessas

novas cruzadas, guerras foram e continuam sendo feitas, sempre justifi-

cadas pda necessidade de defender o mundo contra as barb&ies dos

povos que nio comungam os mesmos valores do Ocidente.
A escolha de alguns parses como alvos, considerados perigosos

para a ordem internacional, principalmente aqueles que protegem os
denominados terroristas se tomou verdadeira obsessao, fazendo com

que grande parte dos esforgos norte-americanos fosse concentrada nes-

sas agnes, na esperanga de que assim se manteria a seguranga intemaci-

onal, livrando o mundo dos considerados torpes e bgrbaros inimigos. Na

verdade, o que ocorreu foi que o mundi, ftente ao super'poderio node

americano, passou a experimentar sensagao oposta, ou sega, inseguro,

face a arrogancia e auto-suHlci6ncia do governo estadunidense.

Assim, as instituig6es internacionais passaram a merecer cada

vez menos importancia. No caso especi.fido da ONU, o governo norte-

americano, por interm6dio do presidente da Comissio de Relag6es
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Exteriores do Senado, manifestava-se, em 1996, contririo a recondu

gao do entio secretgrio gerd da instituigao Boutros Galli, ameagando

inclusive retirar-se do keio da Organizagao das Nag6es Unidas.25 Tal

situagao, criaria, obviamente, situagao in6dita, vista que syria impen-
sfvel uma instituigao com tal magnitude funcionar sem a presenga de
seu membro maior. Por outro lado, em caso de maida da instituig:io, os

norte-americanos sentir-se-iam a vontade para ditar suas polfticas sem

sequer levar em consideragao argumentos de quaisquer outros pai.ses,

visto que estaria fora das regras estabelecidas pda pr6pria ONU.
Neste casa, o govemo de Washington poderia friar uma ordem para-

lela a existence, desestabilizando o pr6prio sistema intemacional. O
resultado todos conhecem, com um final favorfvel is pretens6es nor-

te-americanas, quando Koffi Anan substituiu Boutros Galli.

Os Estados Unidos pouco se importam com as instituig6es in-

ternacionais, apenas aderindo a ela ou recorrendo is mesmas quando

sous interesses coincidem. At6 porque a Supreme Corte nio reconhe-

ce, para a poll.tina norte-americana, a superioridade dos tratados inter-

nacionais sobre suas legislag6es internal n8o acatando, portanto, o

estabelecido pda Convengao de 1969 em Viena/Austria.26 Quando

sous interesses sio questionados ou julgados em perigo, as instituig6es

intemacionais nio sio sequer consultadas pda Casa Branca, fato que

s6 ocorre em uma segunda ocasiio. Este comportamento nio devs

causar surpresas, quando se trata de uma superpot6ncia com capacida-

de para atuar em escala global, e quando todos os assuntos dizem res-

!5 Cf. Jesse Helms -- ''Saving the UN: a challenge to the next Secretary-General".
Foreign HWnirs, vo1. 75(5): 2-7, setembro/outubro de 1996.
26 Sobre esse tema consu]tar Va]6rio de Oliveira MAZZUOLI -- Zra/aaas /n/ernaci-
onais. com con7en/drfos a (;onven ao de p'lena de /969. Silo Paulo: Editora Juarez
de Oliveira, 2001
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peito a sua seguranga. A diplomacia utilizada, portanto, 6 aquela que

lanka mgo da capacidade militar acumulada polo pals, para dobrar a

vontade de sous opositores, por maid longs.nquos que estes estejam e a

quaisquer custos, na expectativa de que se atinja os objetivos, mas que

nem sempre sio alcangados em sua plenitude.

Todd esse poderio faz com que um pats coma os Estados Unidos

procure impor as regras de homo devs ser constituida a ordem mundial

Na realidade, nenhum pals consegue, mesmo atrav6s da forma, dominar

judo e a todos, simultaneamente, visando alcangar integralmente sells

objetivos. Mas consegue, por outro dado, em grande parte dos cason,

evitar que propostas contrgrias is saas sejam realizadas. Ou deja, nio

manda em tudo, mas impede que os outros mandem contra sua vontade
Com os acontecimentos de 1 1 de setembro de 2001, o clima in-

ternacional sofreu sensiveis pious. A obsessio norte-americana em

colocar ponto final i.s atividades desenvolvidas por grupos que con-

testam a ordem mundial, tem feito com que medidas extremadas se-

jam tomadas por George Bush. Uma delay 6 a divulgagao do pr6prio

documento que estabelece a nova Doutrina de Seguranga Nacional

norte-americana, em que os Estados Unidos simplesmente a6irmam

nio aceitar contestagoes.

Assim, press6es interming.veil t6m fido feitas contra governor
de todo o mundo para combater tail grupos, entry.os quaid se sobres-

saem o AI Qaeda e Obama Bin Laden, nisso tends apoio incondicional

apenas do governo britfnico comandado por Tony Blair. As demais

9.1

Cf. George BUSH -- ''A estrat6gia de seguranga nacional dos Estados Unidos da
America ''. .Po///ica Zx/etna, Sio Paulo: Editora Paz e Terra/NUPRl-USP, Vol. ll
(3): 78-113, dezembro-2002/fevereiro-2003. Este exemplar de Po/fffca Ex/etna 6
dedicado a quest:io da nova doutrina americana de seguranga
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pot6ncias como a Alemanha, Riissia, a China e a Franca tem-se man-

tido prudentemente contrfrias a agnes precipitadas, fazendo disting6es

entry os desejos americanos e a realidade mundial, nem sempre coin-
cidentes. Dais aumento do papal exercido pda Organizagao das Na-

g6es Unidas que conseguiu convencer os EUA sobre a necessidade de

se fazer inspeg6es mais rigorosas, por exemplo, no Iraque de Saddan
Husseim, em busca de armamentos nucleares. E claro que em alguns

momentos, os Estados Unidos manifestam-se contra alternativas como

essa, tendo inclusive contribui.do diretamente para a n3.o reeleigao de
Jose Maud.cio Bustani, em 1992, para o cargo de diretor da Organiza-

gao para a Proibigao de Armas Qufmicas(OPAQ), jf que este propu

nha solug6es diferentes para o cano iraquiano."

Entry acertos e desacertos, o anal de 2002 pareceu encerrar o
clima belicoso de Bush que teve que cedar em suas demandas, face a

recusa do apoio mundial is suas pretens6es, tendo que faze-1o atrav6s

do Conselho de Seguranga das Nag6es Unidas. Este fato mostra, tam-

b6m, que o poder tem limites e, em muitos casos, um pals por maid

forte que sega nio consegue atuar isoladamente." Os mais otimistas
certamente tendergo a ver nesse acontecimento a perspectiva de au-

mento do papal da ONU para a resolug:io de futuros conflitos, mesmo

contrariando os interesses das grander pot6ncias."

zs Para uma boa visio sabre a OPAQ, consultar CENTRO DE ESTUDOS
ESTRATEGICOS -- Conde/zhao .para a proibif&o de arenas qz/;hicks. Brasilia:
CEE/Secretaria de Assuntos Estrat6xicos, 1998
29 Cf., por exemplo, Joseph NYE JR. -- O.paradoxo do .rode/" americano.Sio Paulo:
Editora UNESP, 2002.

so Sobre possfveis transformag6es da instituigao ver, por exemplo: Robert
JOHANSEN -- "The future of IJnited Nationsl peacekeeping and enforcement: a
framework for policymaking"". G/oba/ Governanc.e, vo1. 2 (3): 299-334, setem-
bro/dezembro de 1996; Chadwick F. ALGER -- "Thinking about the future of the
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NOTAS FINALS

Apesar do otimismo daqueles que entendem ser as organizag6es

internacionais o forum indicado para resolver controv6rsias, impedin-

do que as demandas sham atendidas atrav6s de meios violentos, o que

a Hist6ria tem mostrado 6 que as polfticas de poder t6m sido utilizadas

quotidianamente. Os defensores da id6ia de que o Estado tem, neces-

sariamente, que ser forte para fazer frente aos adversgrios, ou inimi-

gos, encontram seu embasamento -- apesar de introduzirem novas va-

rig,veil -- na teoria realista das relag6es internacionais, e que teve seu

spice no perfodo p6s Segunda Guerra Mundial. Autores homo Hans

Morgenthau ou Raymond Aron fazem parte das leituras obrigat6rias

para todos aqueles que analisaram o cenirio mundial da 61tima metade

do s6culo passado.

Em um contexto onde sgo pdorizadas as polfticas de poder,

pouch espago costuma ser reservado para que as organizag6es interna-

cionais exergam a contento seu papal no intercfmbio entry as na-

g6es.s2O que vimos ngo s6 no s6culo passado, mas igualmente nos
primeiros anon desta d6cada, 6 que as relag6es entry os diversos Esta-

dos ainda estio lange de atingir um patamar ideal em que prevalegam

a confianga e a colaboragao rea.procas, na tentativa de moldar o mun-

UN system", G/oba/ Governance, idem, p. 335-360; Ids L. CLAUDE JR. -- "Peace
and security: prospective roles for the two United Nations", G/oba/ Governance,
dem, p. 289-298

Cf. Hans MORGENTHAU Po/frfcs among naffons fhe sPugg/e.#or peace and
power. 5th ed. New York: Alfred A. I(nopf. Ed. ; Raymond ARON -- Pafx e/ gz/er/"e

en//.e /es maffons. Paris: Calmman-Levy 1962
32 Consultar Ernest W. LEFEVER - "Rowing the UN - Mistaking the instrument for
the action". Forefg# ,4#airg, 72(3): 7-20, summer 1993
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do em bases amistosas, e nem sempre conferem a ONU sua devida

importancia.
Iniciado de forma violenta, o novo mi16nio apenas serviu para

comprovar que, mais do que nunca, as disputas em grande parte do

mundo estio sendo feitas apenas com o uso dos canh6es. Nada maid
natural se levarmos em conta que em toda a Hist6ria as guerras sem-

pre ocuparam papal importante na formagao dos kudos, dos territ6ri-

os e dos Estados Nacionais, cuja configuragao hole conhecemos.

As desconflianqlas mi3tuas, e as vis6es conspirativas que flzeram

com que as guerras acontecessem ainda perduram com vigor, coma os
acontecimentos dos 61timos anon t6m mostrado. Ha mais de trezentos

anon, Thomas Hobbes dizia que o homem 6 o lobo do homem. Mesmo

que a afirmagao de Hobbes ngo sqa aplicada integralmente, -- e se

constitua em apenas um recurso te6rico para justinlcar a criagao do
Estado - suas considerag6es t&m orientado as atitudes tomadas por

grande parte dos govemantes, como se estiv6ssemos em um Estado de

natureza, em que todos sio percebidos como inimigos de todos.
Coma o mundo em que vivemos este lange de ser considerado ideal,

os Estados t6m procurado acumular coda vez maid poder, imaginando

que, no limits, 6 este que vai dar credibilidade is suas demandas e que
estas vio ser atendidas justamente em fungao das capacidades que

cada pMs usufrui

Embora possam ser questionados, a verdade 6 que mu/cz/k mu-

/andes argumentos semelhantes aos hobbesianos t6m sido de grande

33

33 Consultar Serge SUR -- "Vars la marginalization de I'ONU dang le domaine du
maintain de la paix?".4rds, Paris, vol. XVl1 (41): 1 1-23, outubro de 1998
M Cf. Murray FORSYTH - ''Thomas Hobbes e as relag6es exteriores dos Estados'
.Re/af8es in/ernacionais, Brasilia: Centro de Documentagao Polftica da
UnB/Cimara dos Deputados, ano 3 (5): 67-74, junho de 1980
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valia para governantes que tem pautado suas atuag6es elaborando e

implementando poll.ticas, visando alcangar e manter dada vez maid

papal de relevo para seu pats no contexto internacional. Nests i.nterim,

obviamente, pouco se importam com as regras ou com as organlza-

g6es internacionais, desde que atinjam sous objetivos. Estas 61timas,

por sua vez, ainda que resolvam um n6mero considerfvel de proble-
mas, t&m se mostrado, contudo, impotentes para colocar integralmente

'ordem na casa '', quando confrontadas com as polilticas de poder esta-

belecidas pdas grandes pot6ncias. "
Nestas circunstincias, as organizag6es internacionais atuam,

tamb6m, de forma realista, sabendo que conseguem atender certas

demandas, mas tamb6m apresentam limites para agir em um mundo

cuJos governantes t6m se apresentado, polo ments at6 agora, pouco
amistosos.

35 Sobre o papal da ONU, ver ainda : "The United Nations post-Brahimi -- an inter
view with the UN under-Secretary-General for Peace Operations". Journo/ of/n/er
na/iona/ HMnfrs, 55(2): 489-500, spring 2002; Mark STOVER "Cultivating ripe
ness thought UN peacekeeping operations", JoHrna/ of/nfernarfona/ HWnfrs, 55(2)
509-522, spring 2002; Nader JALISOSSOLTAN -- "Les Nations Units et le main.
lien de la paix apr6s la fin de la guerre froide '', Hrds, Paris, vol. XVl11 (45): 29-49.
mano de 2000.

36



UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS UNICAMP
INSTITUTO DE FiLOSOnA E CiENCiAS HUMANAS - IFCH
SETOR DE PUBLICAGOES
Cidade Universitfria ''Zeferino Vaz:
Caixa Postal 6.110
13083-970 - Campinas S8o Paulo - Brasil

A

Te1.: 0XX(19) 3788.1604/ 3788.1603
Telefax 0XX (19) 3788.1589
http ://w ww .unicamp .for/ifch/public acoes/
morewa@unicamp.for



NOME (Name)

nNDEREQO (Ad&ess)

RECEBEMOS

We have received

FALTA-NOS

We are lackin

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange

DATA
Date:

ASSINATURA

A NAO nEVotugAo DESTE IhlpLICARA NA
SUSPENSAO DA REMESSA

Non-acknowledgement of receipt will indicate that further
publications are not wanted.






