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RESUMO

Ao lado de tomas homo a formagao do Mercosul, e das negocia-

g6es em togo da ALCA, outros itens igualmente importantes t6m

chamado a atengao dos governor das Americas. A seguranga hemisf6-
rica 6 um disses assuntos que, apesar do final do conflito que orientou

em grande parte as Relag6es Intemacionais no s6culo XX, nunca dei-
xou de fazer parte da agenda do continents. Na Gltima d6cada, in6me-
ras reunites se sucederam em imbito regional, discutindo tomas como
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o trgfico de drogas, a lavagem de dinheiro, as guerrilhas e o terroris-
mo, contando com a presenga tanto de chefes de govemo e de Estado,
como tamb6m de ministros da Defesa e das Chancelarias. O que se

observou, nesses anon, foi uma dificuldade para se implementar medi-

das conjuntas para dar conta disses problemas em encontros multilate-
rais. Por esse motivo, ainda que se tenha um consenso sobre a neces-

sidade de se dedicar atengEio is novak ameagas, diferentes daquelas

que estavam acostumados a enfrentar, os parses t6m divergido em

inQmeros pontos fazendo, simultaneamente, acordos bilaterais sobre

t6picos especrficos.

INTRODUGAO

A seguranga 6 assunto que pem)anentemente marca presenga na

agenda de todos os parses do mundo. Afinal de contas, manter a segu-

ranga do pars, evitando problemas, e reduzindo possibilidades de dis-

cos .a soberania, 6 um dos itens prioritarios da polrtica extema elabo-

rada polos govemos, por maid diferentes que spam suds orientag6es

polfticas e ideo16gicas. Como diz Karl Deutsch, "a polrtica exterior de

cada pars se refers, em primeiro lugar, a preservagao de sua indepen-

d6ncia e seguranga '

Para atender asta expectativa, os parses formulam polfticas de

defesa e investem em suas Forgas Armadas, adquirindo e modemizan-

do os equipamentos terrestres, marftimos e a6reos, muitas vezes desti-

nando parcela significativa do orgamento nacional nessa rubrica. Em

muitos cason, chegam inclusive a criar um parque b61ico, nio s6 para

suprir suas necessidades, mas tamb6m para atender as demandas inter-

nacionais, nests que 6 considerado o mercado maid rentfvel do mundo,



e que, aparentemente, nunca intra em crisp. Os indicadores apresenta
dos polo (llSS) e polo Sled
ckholm International Peace Res€81fb !nsldlB(SIPRI) s8o muito cla

ros a esse respeito.
No Hemisf6rio Ocidental, na parte que abrange as tr6s Americas,

o comportamento por aqui adotado nico poderia ser diferente do resto

do mundo. Por este motivo, desde as terras geladas do Canada a Pata-

gonia argentina, a seguranga nacional faz parte do planqamento esta-

tal, e 6 motivo de preocupagao quotidiana, independentemente do mo-

delo politico, do tempo, da posigao e do espago geografico de cada
Estado. As motivag6es geoestrat6gicas, com intensidade major, is ve-

zes ocupando menos espago, por6m nunca negligenciadas, sempre es-

tiveram presented na formulagao das political de todos os govemos.
Cada pars do continents, portanto, concebe polfticas de defesa

que considera apropriadas, segundo subs necessidades, e de acordo

com suas estrat6gias e capacidades financeiras. Os PQ!!fy=makers es-

t5o permanentemente atentos is variag6es da conjuntura regional e

intemacional, sobretudo as rgpidas transformag6es pdas quads paisa o

mundo atual, com a irrupgao de problemas que n5o existiam, ou mere-

ciam pouch atengao nas duas Oltimas d6cadas.

Ngo se tem verificado, todavia, polfticas eficientes para dar
conta de itens que adquiriram maior importancia nos anos maid pr6-
ximos, como o trffico de drogas, ]avagem de dinheiro e terrorismo, e

que anteriormente ocupavam espago mats reduzido da paula dos go-

vemos da regiao. Iniciativas diversas t6m fido tomadas tanto no fm-

bito interns de cada pars, quando em tempos de bIoGas sub-regionals,

no plano continental atrav6s da Organfzaf4o dos fs/aaas ,4merfcarzos

Cf. as pub]icag6es do ]]SS e do S]PR], o ]16/f/a/y .Ba/ance, e o S7PR/ yearbook.
.Armaments, Disarmament and inlernaliona! Secttl'iD', respects'f amente.



(OEA), e por acordos diversos bilaterais ou multilaterais, embora estes

tlltimos nem sempre abranjam today as nag6es das tr&s Americas si-
multaneamente.

C)s parses t6m concordado no plano gerd, mas apresentado di

vergfncias em quest6es t6picas. Estio consciences das ameagas coma
um todo, mas nio conseguem implementar polfticas comuns, por

exemplo, para combater o trffico de drogas, ja que este 6 considerado

assuRED de seguranga nacional por alguns governor (Brasil, Bolivia,

Peru, Venezuela, etc.), mas homo problems social em outros (Chile,

Cuba). Em um ou outro pars, ocorre o combats ao trffico de drogas,

com as Forgas Armadas operando em conjunto com as demais forgas

(Bolivia, Mexico, Peru, Venezuela, Co16mbia) , enquanlo na maioria

apenas as policias avis e/ou militares estgo na frente de combats, en-
contrando-se subordinadas a instgncias variadas como os Minist6rios

da Justiga e do Interior, govemos dos estados ou das provincial.'Sem

a pretensao de esgotar o assunto, vamos, nests texts, estudar algumas

dessas quest6es, dedicando tamb6m alguns parfgrafos para tratar das

relaQ6es entry Brasil e Estados Unidos nesse campo. Focalizando nos-

sa atengao maier no fema da seguranga hemisf6rica, serif objelo de
nossas preocupag6es tanto as polrticas implementadas por eases doin

parses, quanto as dificuldades encontradas n5o s6 por des, mas por
toda a regiao, para se chegar a resultados satisfat6rios, com o intuito
de combater e eliminar as chamadas novas ameagas, que atingem o
continents em toda a sua extensgo.3 O CONTEXTO POS-GUERRA
FRIA

: Sabre essay quest6es ver V. bIlLET, Paz(editors) marco/rcPco y segurfdad en
.4nzgrfca Za/ina y e/ Carfbe, Santiago/Chile , Flacso/W. Wilson Center, s6rie ''Paz y
Seauridad en las Americas'', n ' 15, diciembre de 1997.
3 Vfrios textos sobre o .tema podem ser encontrados em ROJAS ARAVENA,
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A entrada dos anon 90 trouxe fatos que poderfamos considerar

paradoxais. De um lada, a qaeda do Muro de Berlim ocorrida em
1989, bem como o esfacelamento do imp6rio sovi6tico em 199 1 , pare

dam indicar que, depois de um bongo pcrfodo, marcado pdas conhe

cidas diverg6ncias entry os doin Brandes oponentes, o sistema intema-

cional passaria por drfsticas transfomaag6es." Para melhor, bem en-
tendido. A expectativa era a de que caminharf amos em diregiio a um

mundo pacffico, onde as inst&ncias multilaterais ocupariam espago
cada vez major, resultando em uma ordem mats fratema, e construin-
do-se uma verdadeira sociedade intemacional. Polo menos era assam

que muitos concebiam o cenfrio global a partir daquele momento.
Por outro dado, tamb6m no alvorecer da Qltima d6cada do s6culo

XX, a coaliz5o liderada polos Estados Unidos, com o apoio da Orga-

Francl.sco (ed.) -- Compel'aci6n y segttl'ipad intel'nctciona! en} {as Americas
Caracas/Venezuela:Programa Paz y Seguridad em las Americas/Flacso-
Chi16/Woodrow Wilson Center/Editorial Nueva Sociedad, 1999. Consultar, ainda,
BESIO. Felix - ''Estructuracion multidimensional y complexa de la seguridad
hemisferica '', texto apresentado ao Co16gio Interamericano de Defesa em 2002/2003
O texto pods ser conseguido com o autor no seguinte enderego: b=

e@adinelt,Cold:!!y. A FLACSO/Santiago, provavelmente, 6 uma das instituig6es que

mats espago tem dedicado a asta temftica no continents sul-americano. Podem ser
lembrados, tamb6m, a Seguridad Estrat6gica Regional (SER 2000) de Buenos Aires,
a Universidad Torcuato di Tella, o Grupo de Estudos da Defesa e Seguranga Inter
nacional (GEDES) da Universidade Estadua] Paulista (UNESP/Franca), o Programa
de Investigaci6n sobre Fuerzas Armadas y Sociedad (PIFAS), da Universidade Na
cional de Quilmes/Argentina, projetos no N6cleo de Estudos Estrat6gicos da Uni-
camp, a16m de grupos de discuss:io, como a Red de Seguridad de America Latina
(RESDAL)
4 Para um interessante estudo sobre as interpretag6es dense perfodo, consultar
SOAliES DE LIMA, Maria Regina -- '"l'uses equivocadas sobre a ordem mundial
p6s-guerra fi'ia". .Dado.s -- nevis/a de Cf 8ncfas Socials, Rio de Janeiro, vo1. 39, n ' 3,
1996, P. 393-421
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nfzagdo das Naf8es t,'midas(ONU), abanotou os cpus iraquianos de
avi6es bombardeando esse pars quash cem mil vezes, em um conflito

que durou pouco maid de quarenta dias, naquela que foi denominada
;Operagao Tempestade '

Essay dubs situag6es, completamente distintas entry si, ngo pare-

ciam pertencer a mesma conjuntura, principalmente se levEtssemos em

consideragao que a tonga nolte da duel-ra fna estava chegando ao fim.

Ngo forum poucos aqueles que apregoaram a necessidade de se

repensar os tradicionais paradigmas, agora considerados ultrapassados,
e de construir, sob novos prismas, interpretag6es a luz dos aconteci-

mentos que estavam se sucedendo, e que deveriam mudar radical-
mente a maneira de se engender essay realidades t:io cambiantes.

A interdepend6ncia, a globalizagiio, o triunfo do modelo politico

e econ6mico da grande nagao estadunidense, tudo isto em conjunto se
converteu em pretexto, e leforgou argumentos(que jf se faziam pre-

sentes desde a d6cada de 1980), para que outros referenciais fossem

criados para explicar o novo(nem tanto assim) quadro mundial
Acentuou-se a necessidade de se deslocar a perspectiva apoiada no

conflito, que at6 ent5o permeava em grande parte as interpretag6es so-

bre as Relag6es Internacionais, para a visio cooperativa que estaria

aumentando seu peso nesse contexto. Deu-se 6nfase no papal que as

organizag6es intemacionais deveriam desempenhar, e no espago a ser

ocupado pdas milhares de organizag6es nao-govemamentais (ONGs)

em todo o mundo, e que abarcavam game variada de interesses, desde

direitos humanos is quest6es de g6nero, de meir ambiente aos refugi-

ados, passando por um sem ni3mero de t6picos t5o ou maid importan-

tes do que estes, e que estavam na ordem do dia.

Contudo, o que se observou 6 que as mudangas esperadas se da-

vam muito maid no plano dos desejos de que as mesmas se convertes-

6



sem em realidades, do que aquilo que de fato se veHficava. Apes tanto

tempo pensando-se quash sempre sob os estreitos parametros de uma
corrente te6rica que privilegiava a guerra, pretendeu-se nos Qltimos

lustros que. tal enfoque fosse abandonado, ou polo menos relegado a
plano secundario, para que vingasse em seu lugar outra abordagem

apoiada na cooperagao e no aumento do grau de confianga recfproca,
visando crier uma ordem intemacional solidfria, onde prevalecessem a

paz e a justiga para todos
O que ngo entrava no cflculo das anflises maid otimistas, era

que a demonstragao de forma que os Estados Unidos, ocupando nesse
memento a incontestfvel e confortfvel posigao de major Ifder do
mundo . faziam ao comandar o ataque para obrigar o Iraque a abando-

nar o Kuwait, se converteria no padrao de comportamento adotado

pda Casa Bianca, para superar obstfculos, usando, homo sempre fez,

o poder e a influ6ncia de forma coda vez mats frequents, pouco dife-
rindo nB!!g!!s.JD!!!ig!!db dos anos anteriores.'

N5o demorou mais do que doin anon da d6cada de 90 para que

at6 mesmo o conceito estrat6gico que orientava a Olga/zizagdo do

Tra/ado do .4//cilzfico ]Vorfe(OTAN), responsfvel pda seguranga da
mundi ocidental fosse mudado.a O aumento de seu raio de aWaD, dei-

;:t;'""Hll;==H=i:l:l llEllE? k I
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xando de ser estritamente defensiva, e abarcando cenfrios fora do ter-

rit6rio europeu, coincidiu com a pr6pria desagregagao do Pacto de
Vars6via ocorrida em 1991.

Trnhamos assam, dots quadros bem difel-antes: de um lado, um

dos antigos lideres desistindo da competigao, e abrindo m5o de sous

dominion no mundi; de autre lada, o vencedor do conflito ampliando

sous tentgculos, tomando-se uma pot6ncia verdadeiramente universal,
interferindo cada vez maid em todas as esferas e latitudes. Sem se im-

portar com a ]egitimidade de sous gestos e de suas demandas, com a

crftica ou o apoio das organizag6es intemacionais, ou de quem quer
que sda, Washington atropelou toda e qualquer convengao, quando
entendeu que sous interesses deveriam a qualquer custo ser defendidos

ou preservados.

A SEGURANCA DOS NOVOS TEalPOS

Nesse i.nterim, dove-se considerar ainda que, simultaneamente,

com o esmaecimento e o t6rmino do conflito Leste-Oeste, a tradicional

vis:io que permeava o tema da seguranga jf era questionada. Verifica-

vam-se jf, iquela altura, ressalvas para se aceitar integralmente um
concerto de seguranga considerado limitado, desconforto motivado

pda emerg6ncia de preocupag6es outras que afetavam n5o apenas os

Ifderes dos dots Brandes blocos, mas igualmente os demais parses.7

ance's Strategic Concept" approved by the Heads of State and Government par/{ci-
pafing in he meeting of !he North Atlantic Couttcii {n Washington, DC, on 23'd and
24f/z aprf/ /999. , acessado em 20 de
junho de 2003

' Algumas interpretag6es sobre o tema da seguranga internacional nos anon 90 e a

seguir, podem ser encontradas, por exemplo, em : BUZAN, Barry -- ''New patterns

8



A seguranga que at6 ent5o recebia um tratamento muito restrito,
centrada quash que exclusivamente no vids militar, adquire uma elas-
ticidade maior, tornando-se maid abrangente. N5o s6 a varifvel eco-
n6mica, mas outros elementos importantes - uns maid recentes, outros

que ja constavam da agenda mundial -- recebem atengao redobrada,

sendo incorporados a nova id6ia do que se dove entender por seguran-

ga. Assim, o memo ambiente, o terrorismo, o trffico de drogas, a lava-
gem de dinheiro, as divergancias 6tnicas e religiosas, as desigualdades

socio-econ6micas passam a ser percebidos como assuntos que colo-

cam em cisco a seguranga n5o s6 dos parses onde tail problemas ocor-

rem, mas afetando grande parte do mundo, em fungao da rapidez e do
volume de recursos envolvidos, atingindo as inst8ncias intemacionais,

nio deixando de lada as nacionais (a sociedade, os Poderes Executive,

Legislative e Judiciario). '

of global security in the twenty-first century". /n/ernaflona/ HUgnlrs. vo1. 67, n ' 3,
199 1, P. 431-451; CABLE. Vincent -- "What is international economic security '?",
/nrernarfo/za/ HWairs. vo]. 71, n ' 2, april 1995, P. 305-324; KRATOCHWIL..
Friedrich - "Fhe challenge of security in a changing world", Jo rna/ of/nrernarfona/
HH$nirs, vo1. 43. n ' 1, summer/fall 1989, p. 119-141; COLARD. Danie] -- "Le con-
cept de 'security ' dang I'apr6s-guerre froide", 2£41, Paris, vol. XVll, n' 42, fasciculo
2, mars 1999, p. 65-77
s E bem verdade que outras variiveis Cram hg muito tempo consideradas importantes
nas polfticas de seguranga nacional dos parses do mundi. O texto de Robert
MCNAMARA -- .4 ess ncaa da selz//'ang'a, S:io Paulo: IBRASA, 1968, 6 um bom

exemplo, considerando a dicotomia ''seguranga e desenvolvimento '', que tcve forte
influ6ncia na America Latina a partir dos anos 1960. No Brasil, no perfodo do mare-
chal Arthur da Costa e Silva (1967-1969), a 6nfase dada por seu governo era na ''se-

guranga econ6mica", em contraposig:io a postura adotada por seu
antecessor mare-

chal Humberto Alencar Castelo Branco(1964-1967) que privilegiava o conflito Les-
te-Oeste. Nos anon mais recentes, asta perspectiva que considera a seguranga nc
sentido mats ample pods sel' vista, por exemplo, no livro de VILLA, Rafael Antonio
Duarte -- Da arise do realismo a segti]'conga global ]nttitidimellsionai. S3.o Paulo
Annablume/Fapesp, 2000, resultado de uma tess de doutorado em Ci6ncia Polftica
apresentada na Universidade de Sgo Paulo. Com relagao a seguranga eco16gica, um
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Nos anos 80, a seguranga ja estava sendo repensada em termos

conceituais, n:io s6 pda Zsco/a de Cowen/zagz/e, como tamb6m pda
iniciativa tomada polo govemo canadense que dava grande importan-

cia aos aspectos humanos. Assim, essay tendancias, influenciaram si-

gnificativamente o novo concerto de seguranga, reformulando-o, em

um contexts marcado por rgpidas e profundas transforma96es

Apesar de os ensaios da .Esco/a de Cowen/zagzfe estarem direcio-

nados para analisar a seguranga europ6ia, at6 por causa de seu pr6prio

!Qfy$, os conceitos suficientemente abrangentes Cram ''nomlativos e

elaborados com o intuito de promover um ambiente internacional maid

pacffico ''.'

Apoiada em obras coma as de Barry Buzan -- que foi diretor da

instituig:io -- o conceito de seguranga se tomou mats amplo, conside-
rando outras varifveis, a16m do Estado, que tamb6m podem formar

codplexos de seguranga. ''

dos pesquisadores mats importantes, e que se t8m dedicado a discutir esse assunto, jti
ha lingo tempo, 6 C16vis BRIGAGAO (Universidade Cfndido Mendes do Rio de
Janeiro), autos de in6meros livros e ensaios
9 Consultar o trabalho de TANNO, Grace -- H Zsco/a de Cohen/hague. zrn?a con/ri-
tz/f€'ao aos es/udos de segura/7g'a infernal'iona/. Dissertagiio de mestrado em Rela-
g6es Internacionais, apresentada ao IRl-PUC/RJ, em abril de 2002, p. 86. Agrade-
cemos a autos'a por nos ter encaminhado c6pia de seu excelente estudo
o Cf. por exemplo, BUZAN, Barry Prop/e, Snares anc/ Fear- an agendalor fnfer-

ncrriona/ sect/z"fD s/z/dfef /n //ze po.sr Co/d Mar e/"a. Lynne Rienner Publishers, 1991
Ao longo dos anon os conceitos utilizados pda Escola mudaram signinicativamente.
Em 1991, ''a security complex is defined as a set of states whose major security per
captions and concerns are so interlinked that their security problems cannot reasna
bly be analysed or resolved apart from one another''. Ja em 1998, ''a security com-
plex is defined as a set of units whose major processes of securitization, desecuriti-
zation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be
analysed or resolved apart from one another". Cf. Ole WAEVER, ET ALll -- Sect/-
riV. a new.#'a/neworklnr ana/yszs, Londres: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 198
e 201, respectivamente. Apud TANNO, Grace, op. Cit, p. 136.
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Se a .Esco/a de Cohen/zagzfe trabalha com uma nova id6ia de segu-

ranga intemacional, inclusive atualizando sous pr6prios conceitos, desde

sua criag5o em 1985, por sua vez, o Canada igualmente dada sua contri-

buigao para esse Lena. Segundo o govemo canadense, a seguranga hu

mana 6 .central na polftica extema daquele pars hg alguns ands. ' ' Embo-

ra a terminologia tenha se tomado maid conhecida a parter de 1994,

quando o pr6prio Re]at6Ho do .P/"ograma da.s ]Vagae.s, C/n/das .pa/"cz o

Z)eiezzvo/vine/z/a(PNUD) fazia meng:io a esse conceito, o Canada 6 o

pars que mats tem investido nessa concepgao de seguranga. ''

A nova abordagem do que se dove entender por seguranga syria,

entao, motivada por dual grander transfonnag6es ocorridas nos anos 90.

Uma delay, o fato de que houve uma mudanga na natureza dos conflitos,

tomando-se intemos em sua maioria, afetando, portanto, muito mais as

populag6es dos parses onde isto acontece. A outra 6 a emerg6ncia de

problemas como o terrorismo, crimes intemacionais, com6rcio ili.cito de

drogas, que est5o relacionados com o processo de globalizagao.

Devs-se, no caso, pensar nos indivfduos que sofrem as conse-

qii6ncias disses problemas, uma vez que a seguranga do Estado ngo 6

um fim em si mesmo. Ou deja, a seguranga dos outros afeta n5o ape-
nas a des, mas a todos indistintamente, por ipso a responsabilidade

dove ser compartilhada , tamb6m, por todos. Daf a necessidade de

proteger-se principalmente as minorias.
13

ii Ver, por exemplo, AXWORTHY, Lloyd -- "La nouvelle vocation de s6curit6 de
I'OTAN '', Revile ck /'OZH;V, Bruxelas, n' 4, 1999, que pode ser consultada no se
guinte site , acessado em 30 de
junho de 2003
12 Consultar COLARD, Daniel - 'LA doctrine de la 'security humaine '': le point de
vue d'un jurists'', H/'es, vol. XIX, vo1. 47, fascfculo 1, avril 2001, p. 1 1-25

Ver o texto da Ministra de Relag6es Exteriores do Canada, REGIMBAL, Melanie
'Human security: advancing safety and security for people", apresentado no Semi-
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A16m disses autores e instituig6es que focalizam a seguranga

sob novo prisma, a Co/nfssdo A#zlndia/ de A/eio ,4/zzbfenfe e Deiepz-

vo/v/mauro(CMMAD), da pr6pria Olga;zizaf do das ;Valdes t/rzfdas,
coordenada por Gro Haden Brundtland, em meados da d6cada de
1980, discorria sobre a soberania compartilhada e seguranga eco16gi-

ca. Centrado na id6ia de desenvolvimento sustentavel, o relat6rio

preparado pda CMMAD chamava ateng5o para o fato de que ''as
formal tradicionais de soberania nacional geram problemas especffi-

cos quanto a administragao dos 'bens comuns do globo ', e de sous
ecossistemas''.14 A nogao de seguranga, por sua vez, ''tal como tradi-
cionalmente entendido -- em termos de ameagas polrticas e militares

a soberania nacional -- tem de ser ampliada para abranger os efeitos

coda mats graves do desgaste ambiental -- em navel local, nacional,

regional e mundial''.i5
Segundo o texts (conhecido coma Re/ar6rfo Brz/ndr/and), dodo o

esforgo deveria ser concentrado para resolver problemas comuns que a
todos afetavam igualmente. Assim sendo, ''os bens comuns a todos

n:io podem ser geridos a parter de um centro nacional; o Estado-Nagao

nico basta quando se trata de !idar com ameagas a ecossistemas que

pertencem a mats de um pars. S6 6 possfvel lidar com as ameagas a

nfrio ''Desarme y seguridad: una nueva agenda de America Latina y el Caribe para el
pr6ximo mi16nio'', realizado em Lima/Peru, de I ' a 3 de dezembro de 1999. Acessa-
do em htt no dia 05
de margo de 2003
' Cf. CMMAD A'asia Jaf#ro comirm. S5o Paulo; Editors da Fundagao Get61io

Vargas, 1988, p. 21 e 293
5 Idem, ibidem, p. 21. Sobre as implicag6es do tema do meio ambiente nas Relag6es

Internacionais, segundo uma utica local, 6 imprescindfvel a consulta aos textos de
Hector Ricardo LEIS (Universidade Federal de Santa Catarina) e Eduardo VIOLA
(Universidade de Brasilia)
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seguranga ambiental atrav6s da administragao conjunta e de processos
e mecanismos multilaterais''. ''

No fechar do s6culo o conceito de seguranga, ao incorporar no-
vos elementos, sofreu assam Brandes mudangas. Adquiriu formato am-

plo, chamando a atengao sobretudo para a necessidade de se ampliar e

priorizar a cooperagao entry os govemos. Esta era, por exemplo, a
perspective adotada , em maio de 1993, por Human M. Patifio Mayer,

pvestden\e du Comissdo Especial sabre Seguratlqa Hetnisfdrica da
OEA. De acordo com sua concepgao, "uma visio integrada da segu-

ranga regional deveria ser reordenada a partir de esquemas de integra-

gao e cooperagao, substituindo o cargter clfssico de alianga militar
ofensivo-defensivo que teve at6 o presents'

l

A SEGURANGA DAS AMERICAS

Do Tratado interamericano de Assisffncia Reciproco (T\AR),

de 1947, ao Z)ocz/menlo sabre Segzfranfa Nacfo/za/ de 2002, conheci-

do como .Dou/Fina .Bt/s/z, o bravo forte do poder americano se fez sen-

tir de maneira vigorosa em todo o mundo, ngo deixando de lada os

parses do continente, ao longs e abaixo do Equador, nas tlltimas cinco
d6cadas.i8 Nas Americas, as in6meras interveng6es dos antes 60 aos 80

6 Idem, ibidem, p. 337
7 Cf. PATINA MAYER, Hernan M. -- ''Aportes a un nuevo concepto de seguridad

hemisferica -- Seguridad cooperativa'', texto disponfvel em
http:// , acessado em

03 de margo de 2003
8 Sobre a doutrina norte-americana atual consultar BUSH, George W. -- ''A estrat6

gia de seguranga nacional dos Estados Unidos da America'', Po//f/ca Zx/etna, S:io
Paulo, vol. 1 1, n' 3, dezembro/2002-fevereiro/2003, p. 78-1 13
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no Brasil, no Chile, na Argentina, em EI Salvador ou em Granada, en-

try outras tantas, contaram com a participag5o direta ou indireta dos

!nglnW, dos agentes da .4gencfa Cen/ra/ de /nre/igencfa(CIA) , e com
os generosos recursos financeiros provenientes dos cofres do tesouro
norte-americano, tendo sempre como fortis justificativas, a defesa da
democracia, das instituig6es e dos valores t5o carol ao mundo oci-
dental.

Dentro de um quadro onde prevaleceu o confronto bipolar, nada
mats natural que as preocupag6es regionais latino-americanas tives-
sem se restringido is medidas para neutralizar as influ6ncias do perino

comunista, das doutrinas consideradas esparias oriundas da Eurfsia.

Como participants maior do Hemisf6rio Ocidenta], os Estados
Unidos sempre subordinaram as polfticas regionals aos sous interesses,

principa[mente a que diz respeito a seguranga continental. Desde o
final da Segunda Guerra Mundial notou-se, de maneira ostensiva, a

presenga norte-americana em praticamente today as inst5ncias latino-
americanas, ora liderando tratados, ora impondo pda forma sua vonta-

de. Entry outras coisas, Washington criou inclusive, no Panama, em
1946, a Escola das Americas, maid conhecida coma ''escola dos dita-

dores'', ja que grande ndmero dos que passaram por esse instituigao

tomaram-se membros importantes dos govemos autoritfirios do conti-
nents nos anos 60 e 70.20

19

9 A bibliografia que trata sobre estes itens 6 por demais extensa e conhecida, motivo
polo qual n:io a mencionamos nests momento.
20 Em 15 de dezembro de 2000, a Zsc-o/a das ,4mdrfcas foi substitufda polo /diff/z//o
para a Cooperagao e Seg franca do Hemis$grfo Oc-fdenra/. A finalidade do novo
6rgao syria, segundo o governo norte-americano, proteger os direitos do homem.
Pda Escola das Americas passaram conhecidos personagens como Manuel Noriega
(Panama), generals Roberto Viola e Leop61do Galtieri(Argentina) e Hugo Banzer
(Bolivia). Cf. ''EUA fechar5o a polamica Escola das Americas", O fs/ado de S
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Nada disso, por6m, dove ser considerado anormal, uma vez que
o Hemisf6rio Ocidental sempre foie continua sendo area de influ6ncia
norte-americana. Praticamente tudo que se faz ou acontece nesta parte

do mundi , no que lange is quest6es estrat6gico-militares, somente 6

realizado e tem possibilidade de sucesso desde que conte com sua
anu&ncia. Cano into ngo ocona, e se o evento for considerado impor-

tante, 6 grande a possibilidade de ver fracassada esse tentativa, ou de a

mesma ser apenas parcialmente implementada, com resultados discu-

tfveis, justamente pda aus6ncia da Casa Branca.

Em noms desses principios, o continents latino-americano viu o

tema da seguranga ser tratado como aldo que dizia respeito, funda-
mentalmente, aos interesses da grande nagao do Norte. Com altos e

baixos, pods-se dizer que etta orientagao prevaleceu at6 meados da
d6cada de 80, -- com a redemocratizagao dos parses da regiao -- sends

que nos ands 90 tal perino se desvaneceu, tornando-se irrejevante, por
causa das mudangas da conjuntura internacional.

Se novas tend6ncias passam a influenciar o que se dove entender

por seguranga, como os Estados Unidos tem abordado este assunto no

seu quotidiano com a America Latina?
Tradicionalmente tudo que se refira ao continents latino-

americano diz respeito aos Estados Unidos. Se a seguranga s11111flQ.s9B=

$LL6 um problema para os Estados Unidos, nada maid natural que os

outros tomas que t6m preenchido a agenda dos parses da regiao sejam
abordados da mesma forma. Por isso, o terrorismo, o tr6fico de drogas

Paz//o. 13 de dezembro de 2002, em

htto://hos.infolink.co , , acessado em 31 de julho de
2003. No perfodo de 1954 a 1996 freqiientaram a instituigao circa de 350 militares
brasileiros. Cf. htt , acessado em 31

de julho de 2003. Em coda a hist6ria da .Esco/a da.s .4mdr/cas freqiientaram sous cur-
ios maid de 61 mil estudantes de 21 parses
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e a lavagem de dinheiro, que envolvem grupos paramilitares, conver-

tem-se em alvos prioritgrios de agro.''
No infcio da d6cada de 1980, no governo de Ronald Reagan, o

trffico de drogas ja era considerado assunto importante, -- se bem que

no curto mandato de Richard Nixon o ent:io presidents tinha decretado

guerra is drogas cunhando-se, em 1981, o terms narcotrffico. Ao se
criar asta terminologia, o governo norte-americano colocava na mesma

categoria todas as demais drogas, responsabilizando-as pda situagao

precgria em que vivia o continents sul-americano. Ou Bela, aglutinava-
se em um Qnico grupo, tanto os pequenos e tradicionais produtores de

coca, quanto os traficantes e consumidores, estes Qltimos muito a16m-

fronteiras, principalmente no Hemisf6rio Norte. Projetou-se a id6ia de
que a resolugao do problema das drogas acabaria, simultaneamente,
com todos as demais dificuldades sociais, polfticas e econ6micas pdas

quads passava o continents.22 Em 08 de abril de 1986, o trifico de dro-

gas foi considerado como ameaga a seguranga nacional dos Estados
Unidos, atrav6s da

a . Com esse interpretagao foi desen
cadeada a operagao intitulada IBlgg.Fumac, na Bolivia, em 14 de julho

de 1987, com a participagao do ex6rcito dos Estados Unidos apoiando

as Forges Amladas daquele pats.23 A parter da d6cada de 80, portanto,

Cf. por exemplo SCHOI.JLTZ, Lars, SMITH, William C., & VARAS, Augusto
Qatgs) -- SectiriD, democracy and development in US.-Latin American Relations,
University of Miami: North-South Center Press, 1996
22 Sobre asta interpretag:io ver o texto de OLMO, Rosa Del - "Drogas: distorsiones y
realidades", .Vzlevcz Socfedad, Caracas/Venezuela, n' 102, Julio-agosto de 1989, p
8 1-93, particularmente p. 90
23 Sobre esse assunto consultar o texto de MAIA E SOUZA, Michel Blanco -- J;/io-
!&ncia poiiiica e intervenql&o externa -- a agro norse-americana no combats Zls dro-
gas e a gz/er/"///za na Co/6/7zbia, Dissertagao de Mestrado em Ci6ncias Sociais apre
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a16m do discurso, a abuja norte-americana pousou na regiao dos An-

des, auxiliando de today as formas posse.veil govemos onde esse pro-
blema existia em escala maid acentuada, como a Co16mbia, o Peru e a
Bolivia.

Da mesma forma, o memo ambiente -- como mencionamos alguns

paragrafos atrfs -- foi tema que recebeu tratamento especial, passando-

se a falar em seguranga eco16gica. Segundo as nag6es industrializadas

era fundamental preservar as riquezas das florestas tropicais, o que

poderia significar deixar regimes homo a Amaz6nia intocadas, moti-
vando forte repadio principalmente dos parses que a comp6em. Inge-

r6ncia, quebra de soberania, tentativa de apropriagao de territ6rios

alheios foram algumas das acusag6es feitas polos govemos amaz6ni-
cos, n5o s6 contra os Estados Unidos, mas contra todos aqueles que

passaram a advogar a id6ia de soberania restrita ou compartilhada,
como defendia o ent5o presidents frances, Francois Mitterrand, em

1989 ao considerar a Amaz6nia como patrim6nio da Humanidade.24

Nos antes 90, o tema da seguranga -- embora se falasse bastante

na perda de sua importancia para se entender o quadro das relag6es
internacionais --, nio foi, todavia, deixado de lado e, no plano conti-

nental. tanto atrav6s das reunites dos ministros das defesas do conti-

nente(exceto Cuba), quanto no imbito da pr6pria Organizagdo dos
fs/aaas ,omer ccznos, preencheu consideravelmente a paula dos parses

do Hemisferio.

sentada a Pontiffcia Universidade Cat61ica de S5o Paulo, junho de 2003, digitaliza-

da, especialmente p.84-94
24 Cf.'.F'o//za de S, Pau/o, 12 de margo de 1989, p. C-3. Uma discuss:io sobre esse

tema pods ser vista em MIYAMOTO, Shiguenoli -- ''A questao ambiental e as rela-
g6es internacionais", Revfsra de /r!/brmaf o fegfs/arfva, Brasilia, Senado Federal,
ano 28, n' 1 12, outubro/dezembro de 1991, p. 107-132.
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Nos Qltimos anon, flrmou-se quash uma centena de documentos

nas Americas, abrangendo praticamente todos os parses, n5o s6 em
termos multilaterais, mas tamb6m bilateralmente. Muitos deles ex-

pressaram preocupag6es locais, como diverg6ncias fronteiHgas, mas
outros diziam respeito a proibigao ou limitagao de compras de amlas

loves, restrigao a corrida armamentista, a Declaragao do Mercosul,

Bolivia e Chile armada em Ushuaia/Argentina, em julho de 1999 (cri-

agao da zona de paz), e o Compromisso de Lima (Carta Andina para a

Paz e a Seguranga) aprovado em 17 de junho de 2002 , a16m da Reso-

lugao A/RES/57/13 da Assemb16ia Gerd da ONU, de 14 de novembro

de 2002, que aria a ''Zona de Paz e Cooperagao Sulamericana

Alguns itens comegaram, entretanto, a fazer parte da agenda de

todos, transformando-se em preocupag:io comum, passando a ser ca-

racterizados como novas ameagas.n Ainda que dificilmente se chegas-

se a um acordo sobre quaid seriam essay ameagas, e como as mesmas

deveriam ser categorizadas ou classificadas e, pdncipalmente, como

ser combatidas eficazmente, algumas delas podem ser arroladas, e que

dizem respeito ao trlifico de drogas, ao contrabando, a lavagem de di-

nheiro, is preocupag6es eco16gicas/ambientais, is guerrilhas e princi-

palmente o terrodsmo.26 Para dar conta dessas discuss6es, instincias

diversas foram criadas, por exemplo, no keio da pr6pria Olga/zizafdo

dos Es/aaas ,4merfcanos (discutidas maid ifrente).

2S Conferir GARIN, Olivier fd Erars Hare a x Motive//es- n?enacts inrernariona/es
-- /gs f/mp/fcaff6ns pozrr /'hen?ispha/"e Sz£d. Paris: University Rend Descartes/Centre
de Recherches Droit et Defense, 1995
!6 Cf., por exemplo, PALMA, Hugo -- ''Desarme y Seguridad: una Nueva Agenda de
America Latina y el Caribe para el Pr6ximo Mi16nio - Medidas regionales de
fomento a la confianza". Lima Peu, diciembre de 1999, disponfvel em
huD;#W , acessado em 05
de margo de 2003.

18



Apesar de praticamente todos os itens arrolados afetarem as na-

g6es do Hemisf6rio de ponta a ponta, na realidade, a major parte dis-

ses problemas diz respeito mats diretamente aos Estados Unidos e aos

parses andinos, especificamente a nagao colombiana. Visando "mortar

o mal pda raiz '', o govemo norte-americano tem procurado, nesses
61timos anos, impor uma virgo Qnica sabre o que entende e como dove

ser tratada a seguranga hemisf6rica. Merecem destaques na agenda
estadunidense, a insist6ncia no combats intenso ao trffico de drogas,

cuba associagao com as guenilhas 6 considerada patente pda Casa
Branca.27 Da mesma forma, observa-se a 6nfase no terrorismo, que se

tomou a questao central na atuagao norte-americana, em tempos mun-

diais, no p6s ll de setembro.28 Por essen motivos, a Co16mbia n5o s6

teve um projeto elaborado com auxilio norte-americano, mas contou,
igualmente com ajuda militar e generosos recursos que poderiam atin-
air a cifra de 1,3 bilhgo de d61ares."

Obviamente, devido a quantidade e heterogeneidade de situa-

g6es e de interesses, dificilmente se poderia imaginar que todos os par-

ses da regiao compartilhariam integralmente os mesmos princfpios de

seguranga almqados pda nagao norte-americana. Os pr6prios gover-

27 Um estudo ample sobre o tema pods ser encontrado em RODRIGUES, THIAGO
M.S. -- Po/f/ica e drogas nas ,4/mdricas, Dissertagao de Mestrado em Ci6ncias Soci-
als apresentada a PUC de S&o Paulo, 2001, digitalizada
28 Consultar PROENGA JUNIOR, Domicio -- "Depots do 1 1 de setembro: cruzada
americana. encruzilhada brasileira". Revfifa .Va//zP/a, Brasilia: UPIS, ano Vl1 (13):
9-60, dezembl'o de 2002
iO Consultar FUCCILLE, Luis Alexandre - "Plano Co16mbia: o moto da militariza

gao contra as drogas e seu impacto no plano estatal '', .EsrzZdfo.s Po///[co-Jb6/flares,
Santiago, Centro de Est6dios Estrat6gicos/Universidad Arcis, ano 2, n' 3, 1' semes-

tre de 2002, p. 39-54; MAIA E SOUZA, op. Cit. Sobre alguns antecedentes desta

=:11:.===%l=.1=T £:£ i.==F'U:,£=:':;'££$:U=:
go/Chile, Comision Sudamericana de Paz, 1988.
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nos .do Mercosul t6m tratado a seguranga regional sob outro prisma,

por exemplo atrav6s do Grupo de Trabalho Bilateral de Defesa entry
Brasil e Argentina

Etta 6 uma realidade inclusive percebida polo proprio governo

norte-americano. Tanto 6 assim que, na mesma ocasigo em que se reu-

niam os ministros de Defesa no encontro realizado em Manaus, no ano

de 2000, os Estados Unidos assinaram acordo paralelo com o Chile, e

ampliaram outro ja flrmado anteriormente com a Argentina.

Diverg6ncias inQmeras t6m fido observadas no plano regional,
porque um item que 6 prioridade para um n5o se constitui necessaria-

mente em t6pico relevante para outro. Por raz6es como elsa, o presi-

dents mexicano Vicente Fox, anunciou a retirada do TIAR, por consi-

ders-lo ultrapassado, em declarag:io feita em setembro de 2001.SO

Contudo, o Mexico propos-se a sediar na cidade de Puebla, em maio

de 2003, como anfitriao, a Co/ZHeranc/a .Espec/a/ sabre .Seguranfa,

com a finalidade de discutir a temftica hemisf6rica (cancelada is v6s-

peras de sua realizagao).3' Para o govemo mexicana, o TIAR deve,

inclusive ser substiturdo por outro mecanismo que entenda a seguran-

ga homo multidimensional, e que inclua ''A16m das quest6es de defesa,

temps de seguranga econ6mica e social, homo pobreza extrema e a de-

sigualdade social''.32

so Cf. "Hay que TIAR ese tratado a la basura", disponfvel em
http://www.oaaina12.com.ar/2001/01-09/01-09-08/naa21 .htm. acessado em 31 de
margo de 2003
3i Ver a resolugao da OEA - AG/RES. 1908 (XXXl1-0/02), de 4 de junho de 2002.
que grata da Condernc'ia Eipec'ia/ sabre Segnranf'a,
htto://www.oas.ora/iuridico/oortueuese/2002/agree 1 908.htm . acessado em 12 de
margo de 2003

Cf. SOTERO, Paulo, -- ''EUA: safda do Tiar 6 'tapa na cara ''', O .Es/crdo de S.
Pat//o, 16 de setembro de 2002
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A SEGURANCA NO AMBITO DA ORGANIZAGAO DOS ESTADOS

AMERICANOS

O foro mats adequado para se tratar a seguranga hemisf6rica nas

Americas 6, sem dQvida alguma, a pr6pria Orgarzizczfao dos .Es/aaas
..'!mericanos

Como veremos a seguir, contudo, vfrias instincias forum mobi-

lizadas para discutir e tomas decis6es sobre como enfrentar as ameagas

comuns que atingem a todos os parses do continents, is vezes sem
obter grander resultados. Assim, forum realizadas tr6s reunites de ctl-

pula, com a presenga dos chefes de Estado e de governs, em Miami
(1994), Santiago (1998) e Quebec (2001). Nesse meio tempo, confe-

r6ncias especiais com os ministros da Defesa tamb6m comegaram ser

promovidas a partir de 1995, enquanto especificamente no seko da
OEA dezenas de encontros se sucederam.

Nas tr6s reunites de capula, os documentos mostram que a pre-

ocupagao dos govemantes se referia ao desenvolvimento das Americas

como um todo, mostrando as dificuldades encontradas, os novos pro-

blemas e quaid as decis6es que deveriam ser tomadas." Entry essay,

33 Uma das autoras que mats t6m contribufdo para anflises sobre as organizag6es
internacionais como a ONU e a OEA, principalmente sob a 6tica da seguranga, 6 a
professora Monica HERZ do Instituto de Relag6es Internacionais da PUC do Rio de

34 Todos os documentos oficiais da OEA e dos encontros entry pl'esidentes e minis-
tros encontram-se na Internet. Sobre as reunites mencionadas nests item, conferir
Primeira Cz// ?b/-e ck /as ,4n?dricas, Miami, F]6rida, de 9 a 1 1 de dezembro de 1994,
em : otto://www.sumo.i , acessado em 05 de
margo de 2003; Segzlnda Cz/more de /ai .4mdric'as, Santiago de Chile, 18 e 19 de
abril de 1998, em : , acessado
Dm 05 de margo de 2003; //7 CHm&re, g exec, 200/, em ]!!11Z!#wWU:fulnulL

sado em 05 de margo de 2003

JaneiroF
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pods ser mencionada o respeito a democracia replesentativa conside-

rada indispensgvel para estabilidade da regiao. O vetor econ6mico
tamb6m mereceu realce desde a primeira reuniao, recomendando-se

criar de imediato a greg de favre Conzdrcfo das ,4mdrfcas(ALCA), o

mats tardar a partir de 2005
A democracia e o desenvolvimento econ6mico e social foram

considerados interdependentes, e que se reforgam mutuamente como

condig6es fundamentals para combater a pobreza e a desigualdade. O

di£169o politico, a estabilidade econ6mica, o progresso para a justiga

social, e o combats a today as formal de discriminagao no Hemisferio,

foram, ainda, outros assuntos levantados, entry dezenas que se referi-

am a todos os aspectos politicos, econ6micos, culturais , militares e
socials concementes is Americas. Esforgos foram prometidos para a

criagao de programas para melhorar a agdcultura, a cooperagao hemis-

f6rica, etc.

No que diz respeito especificamente a seguranga hemisferica, con-

siderou-se os riscos nocivos gerados polo crime organizado, pdas dro-

gas i[fcitas, pe]a ]avagem de dinheiro e o trgfico i]rcito de atlas e de

substAncias qurmicas. A corTupgao deveria igualmente ser combatida de

forma integral, enquanto o terrodsmo era condenado e que deveria ser

reprimido atrav6s de todos os meios legais(declaragao de Miami)

Em Santiago, os repo'esentantes das Americas constatavam que a

paz, valor essencial para a conviV6ncia humana, se constitufa em uma

realidade no Hemisf6rio, destacando-se o fato de a America Central ter

sido considerada zona de paz, democracia e desenvolvimento. O au-

mento do grau de confianga mQtuo e a seguranga continuariam mere-

cendo atengEio de todos, ao mesmo tempo que propunham resolver as

controv6rsias por mecanismos pacfficos.



Na terceira reuniao, reiterou-se a disposigao de combater o que

chamavam de novas ameagas multidimensionais. Entry os itens rec6m

inclufdos, a16m daqueles ja mencionados, realgou-se o problema gerd
da vio16ncia, bem coma a necessidade de melhorar as condig6es de
seguranga humana no hemisf6rio

Enquanto essen encontros com os chefes de Estado e de govemo
resultavam nas declarag6es de princfpios, mantendo-se, portanto, qua-

ke que puramente no plano das inteng6es, medidas outras, de carfter
mais efetivo , Cram tomadas em ambientes mats propfcios para tentar

resolver os problemas regionais.

Um dos prop6sitos considerados essenciais, de acordo com o Ar-

tigo 4, da Carta da OEA , 6 garantir a paz e a seguranga continentais,

promovendo a solugao pacifica das controv6rsias que surjam entre sous
membros

Com asta $inalidade, vgrias medidas foram discutidas ao bongo do

tempo para garantir a seguranga dos parses que comp6em a instituigao.

Mas no comego da d6cada de 90, o assunto mereceu atengao especial,

sendo que algumas decis6es foram tomadas privilegiando a seguranga.

Em 1991 a Assemb16ia Gerd (atrav6s da resolugao

AG/RES.1123-XXl-0/91) encarregava o Conselho Permanente para
crier um Grupo de Trabalho (GT) voltado especificamente para tratar

a cooperagao na area de seguranga continental. O GT recomendou en-

tio a criagao de uma Co/?7fssdo fspecia/ de Selz/ra/ fa He/nfs$grica

(CESH), que foi efetivada em 1992. Posteriormente, em 09 de junha
de 1995. esse CESH [ransfomlou-se na Co/n/ss4o de Selz/ranfa He-

r?zfs$2rfca, segundo resolugao da Assemb16ia Gera], por interm6dio da
AG/RES.1353 (XXV-0/95).3S E etta Comissio que tem, nos tiltimos

s5 Sabre a criagao desta instincia conferir o seguinte documento da OEA
'Comis
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anon, centralizado as discuss6es sobre coma abordar a seguranga re-

gional em um contexto que passe por rgpidas mudangas.

Jti no momento em que a Assemb16ia Gerd da OEA cdava a
Comics o de Seguranfa Hen ls$2rica era lembrado que a garantia da

paz -e da seguranga no Hemisferio 6 um dos prop6sitos essenciais da
OEA. Frisava-se que a paz ngo deveria ser entendida apenas como a

aus6ncia de guerra, que a interdepend6ncia e a cooperag:io faziam

parte da polftica dos parses membros da instituigao, visando viabilizar
o desenvo[vimento e o respeito aos direitos humanos, a]6m da neces-

sidade de se estar atento para controlar os armamentos."

Instincias especificas passaram a coexistir, como o C0/7?ird /n/e-
ramerfcano Con/ra o rerrorisnzo(CICTE), em outubro de 1999. Na

i31tima reuni5o do CICTE, realizada em EI Salvador, de 22 a 24 de ja-

neiro de 2003, tomas como a cooperag:io na lula contra o terrorismo

(aspectos regionais, subregionais e bilaterais), as ameagas emcrgentes

e a seguranga cibem6tica converteram-se na ordem do dia.

Na realidade, os temas colocados na agenda de discuss6es prati-

camente se repetem. Na terceira reuni5o especial da C0/7?fss&o de Se-

lz/ranfa Hemis$2r/ca, realizada em novembro de 2000, na capital
norte-americana, os novos enfoques sobre a seguranga hemisf6rica

identificavam as seguintes ameagas: crime transnational, narcotrffico,
trlifico ilfcito de atlas e desastres naturais.''

s5o de Seguranga Hemisferica -- origem'
htt!) awww.oas.org/csh/portuguese/acomorig.htm, acessado em 04 de margo de 2003.
36 Ct AGNES.1353 (XXV-0/95).
http://www.oas.orgdcsh/portuguese/docies1353 htm, acessado em 04 de margo de 2003
37 Cf. em Sistema de Informaci6n de la Cumbre de las Americas -- Reuni6n especial
de la Comisi6n de Seguridad Hemisf6rica: ''Los nuevos enfoques sobre la seguridad
hemisfErica '' , h ttD://www.su m mit-
!!11]9[!£3s::Q£g/!BHb12hei.i£q?20Security/Confidence&Securitv-spanish.htm, acessado
em 04 de margo de 2003
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]: curioso observar que, apesar de in6meras reunites terem se
realizado, e inst8ncias diversas surgidas em today as Americas, ao lin-

go da d6cada de 90, a OEA afirmava, em relat6rio apresentado em se-

tembro de 1998, que ''os tomas da paz e da seguranga ocupariam um

segundo lugar, frente aos problemas econ6micos e sociais do conti-

nents, que t6m maid atualidade '
Os acontecimentos posteriores, atingindo o membro mats pode-

roso da OEA, mostraram que o tema da seguranga nunca poderia ser

considerado secundgrio, muito menos sob a perspectiva de Washin-

gton. Historicamente, toda a atuagao da Casa Branca no continente ame-

dcaflo sempre se pautou por conceder importancia a essa variavel, prin-

cipalmente por ter certeza de (jue s6 em locais onde existam estabilidade

e seguranga sous interesses estariam plenamente resguardados.

Por ipso, se realizou em junho de 2002, a Convene o /n/erame-

rfcczna conhcz o Zerrorfsmo. Como se pods depreender, pda leitura

dos documentos, reconhecia-se ''a necessidade de adotar no sistema

Interamericano medidas eficazes para prevenir, punir e eliminar o ter-

rorismo mediante a mats ampla cooperagao ''.''

Assim etta convengao estabeleceu como delito extensa legislagao
acordada desde a Convengao para a Repressao do Apoderamento llicito

de Aeronaves, armada em Haha em 16 de dezembro de 1970, at6 a Con-

.vengao Intemacional para a Supressao do Financiamento do Terrorismo,

adotada pe[a Assemb16ia Gera[ da Organfzagao da.s ]Vaf8es t./nina.s em
9 de dezembro de 1999. Outros itens, como a tomada de refens e crimes

contra diplomatas foram tamb6m incorporados na categoria terrorista, e

que deveriam, portanto ser combatidos e eliminados.

s8 Ci. OE.A. -- ConwenQao Interamericana contra o Terrorismo,
, acessado em 08 de margo

de 2003
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Ao mesmo tempo, a Comissdo de Selz/range J7emfs$2rica refer

cava outras alternativas, buscando alcangar a seguranga regional. Entry

tats iniciativas, o .Progrcz/7?a de Educa(ao .pczra a Pczz de 1999 se con-

verteu em um espago para fomentar a confianga e a seguranga. Ou
sqa, o objetivo do programa era promover conhecimentos, valores e
comportamentos para se fortalecer a culture polrtica democrftica e
uma culture de paz.

AS REUNl6ES DOS MINISTROS DE DEFESA

Em carfter n5o institucionalizado, os ministros de Defesa do

continents passaram a se reunir desde meadow da d6cada de 90. PH-
meiramente em Williamsburg/EUA (1995), depois em Barolo
che/Argentina (1996), em Cartagena/Co16rnbia (1998), ern Ma-

naus/Brasil (2000) e a tijtima vez em Santiago/Chile (2002).30

Chamadas inicialmente por iniciativa norte-americana, as reu-

nites ministeriais, realizadas informalmente, debateram sempre a se-

guranga hemisf6rica.

Na primeira reuniio de Williamsburg (24 a 2(5 de julho de 1995)

compareceram representantes de 34 parses.40 Nesse encontro ja se

39 A Co :Her n(fa Especia/ -oboe Segllran$a He/77n$2rfc'a que serra realizada em
maio de 2003 na cidade de Puebla/Mexico, foi cancelada por iniciativa do pai.s side,
ja que havia a possibilidade de contar com participag:io restrita de representantes dos
parses membros da OEA. Os Estados Unidos ainda envolvidos com a guerra do Ira
que n8o manifestavam grande interesse no encontro. Sobre a posigao do Brasil, con
guitar PAIVA, Paulo -- ''Mexico adia reuni:io e causa alfvio ao governo brasileiro '',
Ga:e/a .IMercan/f , 5 de maio de 2003, p. A-12
40 Cf. http://w\ . Acessado em 05
de margo de 2003. Sobre esse encontro ver ROJAS ARAVENA, Francisco -- "Willi-
amsburg: um gino definitive em las relaciones hemisfericas de seguridad ''?, fs/udf os
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partia de princfpios adotados em outros f6runs, coma a // Czrmbre de
/as ,4mdrfcczs , realizada em Santiago em 1991, e em outros momentos,

coma em Miami(1994) Dude se consider'ava a importancia da demo

cracia como base para assegurar a garantia dos parses da regiao.

Entendia-se homo govemos democrfticos aqueles em que as

Forges Armadas estivessem subordinadas ao poder democraticamente

institufdo, onde o respeito aos direitos humanos era considerado fun-
damental4i. Da mesma fomla dover-se-ia pensar a seguranga segundo

os prince.pios do aumento do grau de confianga recfproco, quer dizer,

as polfticas de defesa de cada pars do continents deveriam ser feitas de

maneira transparente

Nessa primeira oportunidade, o documento final se det6m em
aeneralidades mencionando em apenas uma oportunidade que os par-

ses deveriam ngo s6 cooperar com as miss6es de paz da ONU, mas

tamb6m combater o narcoterrorismo, terminologia asta cunhada polo

entgo embaixador norte-americano Lewis Tambs na Co16mbia em no-

vembro de 1985. Fazia-se aqui, portanto, estreita associagao entry tri-

fico de drogas e terrorismo, o que nio syria observado nos documentos

postenores
Um ano depois, na cidade Argentina de San Carlos de Bariloche

(7 a 9 de outubro de 1996), com a presenga de 32 delegag6es, a Confe

r6ncia ja apresentava propostas maid ousadas, detalhando homo amir

frente a diversos problemas homo as operag6es de paz, a protegao do

/nfernaciona/es, Revista do IRIPAZ, Guatemala, ano 6, n' 12, Julio/diciembre 1995,

}'. Um interessante estudo, para o cano brasileiro, este sends realizado por Luis Ale
xandre FUCCILLE. Consultar o texts apresentado como "Exams de qualificagao" ao
doutorado em Ci6ncias Sociais da Unicamp, em 23 de julho de 2003, intitulado
Democracia e questao militar: a criagao do Minist6rio da Defesa no Brasil", digita-

lizado.
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meio ambiente, a cooperagao nas areas de ci6ncia e tecnologia, a16m

do rep6dio is minas terrestres."
Embora o documento final de Bariloche deja mats detalhado do

que o de Williamsburg, e frito sob consenso, nesta ocasiao, os Estados

Unidos ja mostravam com mats clareza o motivo de terem tomado a

iniciativa para reunir os ministros de Defesa do continents. Entry as
iniciativas de Washington destacava-se uma proposta ''para se crier

uma forma multinacional para combater o narcotrlifico e estabelecer
uma base de radares no Panamli '', com a finalidade de detectar v6os

dos cart6is de drogas

Esta proposta foi rqeitada pelts membros do Mercosul e polo

Chide, que entendem o paper das Forgas Armadas orientado para ou-

tras atividades, apenas apoiando as polfcias avis em termos logfsticos.

A16m disso, po16mica foi criada polo govemo chileno que manifestou

desqo de adquirir almas modemas para suns Forgas Armadas. 44

A necessidade ''urgente de aprofundar a cooperagao interameri-

cana para a manutengao de paz e o fortalecimento da seguranga hemis-

ferica'', que tinham fido ja objeto de preocupagao nas duas primeiras

confer6ncias tamb6m se fez presence no terceiro encontro (29 de no

vembro a 3 de dezembro de 1998), delta vez realizado em Cartagena

das [ndias , na Co]6mbia.45

4

\Z Cf. !i Con$eretlcia de Ministros de Defense de {m Americas. bIbB;!!UUX;Sbinl!!&
americas.or a/Flemisoheric%20S ecu ri tv/Conclusiones %20del%,20Grupo%202. h tm ,
acessado em 31 de margo de 2003
3 CF. ''Washington nio consegue ampliar envolvimento de militares na luta contra

as drogas'', O fs/ado de S. Pat//o, 09 de outubro de 1996. Disponfvel em
http://www.estado.estadao.com.for/edicao/nano/96/10/09/provs69 1.htm, acessado em

05 de margo de 2003
44 Cf. idem. ibidem
; Cf. il! Cottferencia de Minis£ros de Defema Declaraci6n de Cartagena
!)!tn //u,ww.oas.ors!/csh/spanish/docminist98.htm, acessado em 05 de margo de 2003.
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O pr6prio local da terceira reuni5o jf indicava a importancia
concedida a asta questao, jf que a Co]6mbia 6 o pars que maid dificul-
dades tem encontrado para dar conta das preocupag6es levantadas no

encontro. Assam, a pretensao da Jamaica de sediar o events foi prete

aida a favor da Co16mbia, como gusto de solidariedade a este pars, in-
clusive com fartos recursos norte-americanos para combater o trffico

de drogas e as guerrilhas."
Se no primeiro encontro o documento final se restringia a apenas

meia d6zia de itens, em Bariloche o compromisso assumido constava

de 21 t6picos. Enfatizava-se, nesta terceira reuniao, a necessidade de

respeitar o Direito Intemacional, bem como os Direitos Humanos.
Afinal de contas, em 1998 a Car/a dos .Dire/fos /7amanos completava

memo s6culo de exist6ncia, motivo polo qual n5o poderia ser ignorada,

principalmente quando a seguranga hemisferica era pensada em per-
feita consonfncia com os prince.pios democrfticos jf mencionados nas
duds primeiras oportunidades.

Agora em Cartagena das indian, a condenag:io ao tenorismo se

fazia de fomla maid vigorosa (item 1 1), relembrando a necessidade de

transpar&ncia na aquisigao de atlas (item 9). Decidia-se, tamb6m, que
na pr6xima confer6ncia a ser realizada em Manaus, o pars cede de-

sempenharia a: fung6es de Secretaria Pr6-Tempore (item 19), cami-

nhando ja para uma formalizagao desse events.
Curiosamente na Confer6ncia de Manaus(16 a 21 de outubro de

2000). observou-se o manor ntlmero de panicipantes.4' Apenas ministros de

Defesa de 23 parses estiveram presences no Qltimo encontro do mi16nio.

4a Cf. MAIA E SOUZA, Michel Blanco, op. Cit
n Ci. {y Conkrencia Miuisteria! ae De/esa das Americas Deciaragdo de Manaus.
h , acessado em 27 de maio de
2003
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A seguranga hemisf6rica no inrcio do s6culo 21, a confianga

mQtua no continents americano, sua situagao e prolegao para a pr6xi-

ma d6cada; e a defesa e desenvolvimento: possibilidade e cooperagao

regional. Estes foram os tr6s tomas que orientaram as discuss6es na

capital amazonense.

Comprovando o que sempre se soube, de que a seguranga he

misf6rica nunca foi vista sob o mesmo prisma polos parses do conti-

nents, o pr6prio documento final deixa claus dais diverg6ncias. Em
primeiro lugar, realgando que existem diferengas sub-regionais e que

estas ''devem ser respeitadas na concepgao de um sistema de segu-

ranga equilibrado, que reconhega os contextos estrat6gicos peculiares

das tr6s Americas" (item 5). Ou seja, 6 impossfvel pensar a seguran

ga hemisferica sob uma 6nica 6tica, jf que todos t6m interesses dife-

renciados, enfrentando problemas distintos, em circunst8ncias muito
diferentes umas das outras. Cada um delis tem, portanto, a liberdade

para ''determinar seus pr6prios l-equisitos de defesa, incluindo a mis-

sao, o efetivo e a composigao das forgas de defesa necessgrias a ga-

rantia de sua soberania" (item 8). Em segundo lugar, apontou-se in
clusive a necessidade de se ''definir os conceitos de seguranga e de-

fesa para facilitar o seu imbito doutrinfrio no imbito hemisf6rico:
(item 6)

O terrorismo, os direitos humanos, o apoio a cooperagao em are-

as de desastres naturais, operag6es de paz sgo igualmente realgados
coco o foram em outros momentos

Um novo elemento, por6m, foi introduzido na reuni5o de Ma-
naus. Pda primeira vez se fez refer6ncia a id6ia de que a defesa e se-

guranga ngo s5o prerrogativas apenas do Estado, mas tamb6m da socie-

dade. No item 9, menciona-se que ''a seguranga e a defesa de cada pars

constituem responsabilidade da sociedade como um todo e n5o apenas
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dos militares''. Por ipso, os parses devem ver a questao sob outro 8n-

gulo, tomando-se ''imprescindfvel a formagao de avis em assuntos de
defesa e a integragao entry avis e militares nos debates dos tomas a ela

relatives" (item 9)
Na Qltima confer6ncia at6 aqui realizada, desta vez na capital

chilena, em Santiago (18 a 22 de novembro de 2002), 34 representan-

tes marcaram presenga
A16m de relembrar os compromissos firmados polos presidentes

e chefes de govemo em outras Czl/?zbres de /as .4/ndricas (Miami

1994; Santiago 1998; Quebec 2001), o documento final da quinta con-
fer6ncia 6 o maid completo at6 entgo apresentado, constando de 36 t6-

picos, a16m de mencionar a Resolug:io da Assemb16ia Gerd da ONU
(ARES/57/13) que estabelece a Zona de Pa: e Cooperafdo Szz/arnerf-
catza. e a Conissdo Econ6mica para a '4lndricci Latina (CEI'AL}, res-

ponsgvel pda elaboragao de uma metodologia para medir gastos de
defesa entry o Chile e a Argentina.

Pda primeira vez tamb6m se faz mengao, no preambulo, ao

Center Jor Hertz/s$eric D(:He/zse S/zldfes (CHDS), instituigao ligada a
ATQffO/zd/ D€:dense t/rziversfQ(NDU) do Departamento de Defesa nor-

te-americano, criado por ocasi5o do ll Encontro realizado em Barilo-

che em 1996, com a finalidade de capacitor avis e militares em as-

suntos de seguranga e defesa

Nfio 6, portanto, fortuitamente, que este assunto passou a fazed

parte desde o encontro de Manaus, na declaragao final assinada polos
ministros de Defesa.

48

\8 Cf. }r Conferencia de hfinistros de De$ellsa de [as Altldricas Declaraci6n de
San/faso ' de : "Chj/e -

, acessado em 05 de margo de :zuui.
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Mats pormenorizada do que nas demais vezes, asta dltima decla-

ragao especifica que ''a seguranga em si mesma 6 um components in-

dispensfvel para o desenvolvimento econ6mico e social" (item 4)

A corrupgao ja ocupa espago a partir deste momento como se

pods ler no item 5: ''a corrupgEio em today as suas manifestag6es, e sua

impunidade constituem elementos desestabilizadores da democracia, da

govemabilidade, da paz e da seguranga, e que, portanto, dove ser com-

batida de maneira flmle e contundente polos govemos das Am6Hcas'

Agora sob os efeitos dos eventos ocorridos em ll de setembro

do ano anterior, nos Estados Unidos, a refer6ncia ao terrorismo 6 ex-

plicita; a globalizagao em suds diversas facetas, incluindo novos riscos

e ameagas, merece 6nfase da mesma fomla que os demais itens discu-
tidos das outras vezes. Contudo , este 6 o documento melhor elabora-

do, incorporando novos itens e novak recomendag6es, desde a "sans

fagao polos avangos na incorporagao das mulheres is Forgas Armadas

e de seguranga aos Estados do Hemisf6rio"(item 25), at6 as propostas

para realizagao de operagao marrtima conjunta(item 30).

Da mesma forma que no encontro de Manaus, reiterou-se que ''a

seguranga e a defesa de cada Estado constituem responsabilidades da

sociedade coma um todd, ngo somente das Forgas Armadas" (item

21). Foi tamb6m estabelecido nesta oportunidade, que a pr6xiMa reu

nico a ser realizada em 2004 teri como side o Equador, com a Nicarf
gua manifestando o desejo de sediar o encontro em 2006, candidatura

asta que serf formalizada ao t6rmino do evento de 2004.

O BRASIL E A SEGURANGA REGIONAL

No continents latino-americano, o Brasi] foi um dos i3]timos par-
ses que alteraram a estrutura de subs Forgas Armadas, criando em
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1999 o .Vf/zis/Zrfo da D(:Hess (b/[D).'9 At6 ent8o marchavam lada a
lada as tradicionais forgas representadas polo Ex6rcito, pda Marinha e

pda Aeronfutica, ainda que houvesse uma instincia que poderia exer-
cer o mesmo paper do MD, nesse cano o Es/ado-Adafor das Forfas
,4r/Hades (EMFA). O EMMA, por6m, nunca se constituiu em instincia

supra-forgas, servindo apenas de mediador entry as tr6s esferas,
daf

grande parte das dificuldades para se implementar uma polftica nacio-

nal para o setter.50 E bem verdade que o problema persisLe ainda hoje.
com a exist6ncia de um ministro e tr6s comandos distintos, onde cada

um disses 61timos representa e defends sua pr6pria col'poragao

O surgimento do Minist6rio da Defesa coroou as mudangas que

estavam se processando nessa area, ja que em 1996, tamb6m, pda

primeira vez, o pats conseguiu elaborar diretrizes gerais em um docu-
ments sabre defesa nacional, e que levava o sugestivo name de Polffl-

ca de D(:deja A'acfopza/(PDN).51Escrita em grandes tragos, a PDN Ta

49 No continents latino-americano apenas o Mexico nio tem, ainda, o Minist6rio da

encontram-se vfrios estudos sobre o mesmo fema
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zia considerag6es gerais, abordando as transformag6es que estavam

ocorrendo no cenfrio intel"nacional e regional, ao mesmo tempo que

estabelecia prioridades para um t6pico que hf muito preocupava as
autoridades n5o s6 brasileiras, mas de toda a regiao setentrional da
America do Sul, ou deja, a Amaz6nia.s2

Etta preocupag5o tinha sua raz5o de ser, em fungao de n5o ha-

ven mais conflitos que pudessem afetar a seguranga nacional, em ou-

tras panes do continents su]-americano, com os quaid o Brasil faz

fronteiras, tanto por causa do final dos regimes autoritgrios na regiao,
quanto polos processor de integragao que se veHficavam inicialmente

com a Argentina e depots abarcando outros parses vizinhos, constitu-
indo-se o Mercosul

Com as grander transformag6es tamb6m observadas no contexto

intemacional, com o fim do conflito Leste-Oeste, e o agugamento de
quest6es outras como o meir ambiente, populag6es florestais, contra-

bando e guerrilhas junto ai fronteiras ocidentais do pars, a Amaz6nia

se converteu no grande centro de preocupag6es dos estrategistas naci-

onais e passou a receber especial atengao em projetos como o Calha

Norte, e depots secundado peso Proyeto SIVAM/SIPAM.5S O .Prqe/o

CaJ'/za Aro/'/e, cujo noms oHgina] 6 ''.Desenvo/v/men/o e seguranga na
regs%o ao norte das callas dos l"ios Solim3es e Amazonas" , e eXabota-

52 Cf. idem, ibidem

" Jf tratamos dessas quest6es em outros trabalhos. Consultar, por exemplo
MIYAMOTO, Shiguenoli-- ''A polftica de defesa brasileira e a seguranga regional ''
Con/ex/a /nre/'naciona/, Rio de Janeiro, IRI/PUC, vo1. 22, n' 2, julho/dezembro de
2000, p. 431-472; =]ntegraci6n y seguridad regional '', ]Vaeva Socfedad, Cara
cas/Venezuela, n' 162, Julio/agosto de 1999, p. 152-165; "A seguranga regional no
contexto do Mercosul", in AUGM - .E/.proc.e50 de in/e.gaci6/z regfona/ -- avances y
//n?//acfones .De/ .A4erc-osz/r -- ba/ance .y .pe/lspec'rivas, Rosario:Universidad Nacional
de Rosario/Argentina, 2000, p. 163-188
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do pda Secretaria Gerd do Conselho de Seguranga Nacional (SG-
CSN) em 1985, foi pensado e implementado em fungao de uma s6rie

de problemas que afetavam a Amaz6nia.'"
Com o final do contencioso de ltaipu, que opunha Brasile Ar-

gentina, e polos motivos expostos nos paragrafos anteriores, a regiao

Sul deixou de causar apreensao ao govemo brasileiro." O mesmo n5o

se podia dizer da regiao Norte, que hli album tempo preocupava as
autoridades brasileiras. lsto se verificava desde o final da d6cada de

70, quando o pats flrmou em 1978 o Zra/ado de Coupe/"a€ao

.,4/mczz6nica com mats sate parses da regiao.S6 Coma o Tratado n5o

surtiu os efeitos desqados - falta de vontade politica e de recursos dos

signatgrios -- e com o surgimento de elementos complicadores, como

as press6es ambientais, a ascensgo de Debi Bouterse ao govemo do
Suriname em 1980, e que nutria simpatias peso regime de Fidel Cas-

54 Cf. MIYAMOTO, Shiguenoli-- "Diplomacia e militarismo: o Projeto Calha Norte
e a ocupagao do espago amaz6nico", J?avis/a .Brash/ezra de Ci8ncfa Po/frfca, vol. I.,
n' 1, margo de 1989, p. 145-163. O exemplar dos Carle/ nos de fs/z/dos .Es//"ardgfcos,
n' 14, de janeiro de 1989, publicado polo Centro Brasileiro de Estudos Estrat6gicos
(CEBRES), do Rio de Janeiro, 6 integralmente dedicado a este tema. Consultar o
estudo de PACELL[, Eugenio Diniz - .Probe/o Ca//za ivor/e -- zinrececkn/ei po//rfcos,
Dissertag:io de mestrado em Ci6ncia Polftica apresentada a USP em 1994, digitaliza-
da. A Amaz6nia tem fido tamb6m objeto de atengao constance de MARTINS
FILHO. Jo8o Roberto - ''A nova vis:io militar sobre as 'novas ameagas' no cenfrio da
Amaz6nia brasileira '', texto apresentado no Seminirio ''Brasil y Argentina frente e
las nuevas amenazas", organizado polo Programa de Investigaci6n sobre Fuerzas
Armadas y Sociedad (PIFAS) de la Uni\ersidad Nacional de Quilmes, realizado em
Buenos Aires, 29 e 30 de margo de 2001,digitalizada; & ZICKER, Daniel --"Natio-
nalism, national security and Amazonia: military perceptions and attitudes in con-
temporary Brazil", H/'/7?ed Farc'es & Soc/eO,, vo1. 27, n' ], fail 2000, p. 105-]29
55 Sobre a quest:io de Itaipu ver o trabalho de CAUBET, Christian Guy - .4s grannies
/7?ano6ras de //aPu. S3o Paulo: Acad6mica, 1989:
56 Cf. Minist6rio das Rela96es Exteriores -- Zi'prado de Coops/'agate .X#?u.7(i/?/co.

Brasilia, Minist6rio das Rela96es Exteriores, 1978.
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tro, o contrabando, o epadu, as den6ncias de que guerrilheiros do M-

19 colombiano estariam muito pr6ximos is fronteiras brasileiras, o

receio de criagao de um terdt6rio aut6nomo Yanomami, intemaciona-
lizando a Amaz6nia, a16m das reservas minerals, tudo into em con-

junto fez com que o govemo brasileiro voltasse suds ateng6es para a
regiao menos protegida do pars

Intensamente criticada por setores diversos da sociedade, como

as organizag6es nao-govemamentais, pda lgreja e pelo meir acad8mi

co, particularmente polos antrop61ogos, por ter fido elaborada em si-

gilo nas salas do CSN, jf em um govemo civi], o Probe/o Ca//za ]Vo/'/e

foi parcialmente implementado, caminhando a passes vagarosos, tanto

em fungao das dificuldades intemas, como pda situagao enfrentada
polo pars, frente is rgpidas transformag6es que se sucediam no mundo.

O .S'is/emcz de Pro/endo Hmczz(inlccz e seu bravo operacional o
Sis/ema de riff/d/zcia da .,4mczz6nfa/SIVAM foram ent:io gestados no

comego da d6cada seguinte , com a finalidade de mapear a regiao, for-

necer subsfdios e efetivamente proteger a soberania nacional. Discus-

s6es in6meras se sucederam, ora denunciando o favorecimento de em-

presas envolvidas nas licitag6es para fomecimento de equipamentos,
quanto pdas manifestag6es contrfrias questionando a prioridade dada

a esse setor, que envolvia mats de um bilh5o de d61ares quando a situ-

agao do pars nio era considerada a maid proprcia para tats investi-
mentos.' 8

57 O fema da internacionalizagao da regiao este bem discutido em FURNIEL, Ana
Cristina da Matta -- ..4maz6nia -- a ocupag&o de um espago: inlet"nacionalizag&o x
:o&e/ amid nacio/za/ (7P60-.rPPOU. Dissertagao de mestrado em Relag6es Internacio-

nais, apresentada ao IRI/PUC-RJ em 1993, digitalizada
58 Sobre a concorr6ncia que definiu a vencedora para fornecer os equipamentos, e as
repercuss6es, consultar: Proyero S/Kyiv -- .4udidncfas- /'db/ices', 1995, vol. 1, Brasi-
lia: Cimara dos Deputados, 1996. Consultar, kinda, o trabalho de LOUREN(;AO,
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Nico era fortuitamente, portanto, que a Po/fffca de J)(:mesa Nacfo

na/ de 1996, priorizava a Amaz6nia. Coma se Rode ler em saas diretri-

zes, para a consecugao dos objetivos o pars deveria ''proteger a
Amaz6nia brasileira, com o apoio de lada a sociedade e com a valoriza-

gao da presenga militar" e "priorizar agnes para desenvolver e vivificar a

faixa de fronteira, em especial nas regimes Norte e Centro-Oeste''.s9

A16m de se preocupar com sous problemas intemos, visando pro-

teger seu tenit6Ho e sous recursos naturais, o govemo brasileiro n5o s6

colocou em execugao a PDN, como tamb6m participou ativamente das

negociag6es regionals, procurando altemativas e solug6es para combater

as novak ameagas, estabelecendo acordos bilaterais e multilaterais. . Ou

deja, ao mesmo tempo que atta em termos multilaterais, o govemo bra-

sileiro n5o se tem descuidado, e procurado fazer tamb6m acordos bilate-

rais, por acreditar que esses apresentem resultados maid efetivos. O al-

timo acordo bilateral, por exemplo, assinado polo Palfcio do Planalto

recentemente, foi com o govemo colombians, em junho de 2003, com a

finalidade de reprimir o contrabando e o trffico de drogas.

Este comportamento se tomou parte da agenda brasileira porque

nos 61timos anon, ngo s6 a regiao Norte estava sendo considerada o

ponto mais vulnerfvel do pars, como tamb6m problemas se tomaram

agudos na regiao Sul, ao bongo das fronteiras dos estados do Parang e
Moto Grosso do Sul, basicamente na area conhecida como tdplice

fronteira(Argentina-Paraguai-Brasil em Foz do lguagu e Ciudad del

Este). As den6ncias de que haveriam grupos simpatizantes da causa

frabe, o contrabando, a lavagem de dinheiro, a16m do trgfico de drogas

H.umberto lose -- A d(!fema nctcioiza! e c! Alnaz6nia: o Sislemc! de yigildncia da
.H/v?az(info 6S/rUJt40 Dissertagao de Mestrado em Ci6ncia Politica apresentada ao
IFCH/UNICAMP em julho de 2003, digitalizada
59 Cf. ''Politica de Defesa Nacional", op. Cit., p. 14.
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mobilizou ngo s6 o pars como tamb6m os governos argentino e para-

guaio para tentar resolver eases problemas. Contudo, o proprio gover-
no brasileiro considers que o terrorismo inexiste nessa regiao." O cui-

dado tomado, principalmente polos argentinos sobre esse problema, 6

porque no comego dos anon 90, a .4ssocfag&o JMu/ua.r .Arab/ifa-
4rgenffna (AMIA) foi seriamente atingida.a ' Por motives coho esse,
acordos vfrios foram realizados entry os parses do Mercosul, como se

pode observar pdas reunites realizadas ao lingo dos amos."
Intemamente, entretanto, o pars ngo conseguiu solucionar qual-

quer dos problemas mencionados. Ao contrfrio, com o passar do tem-

po des se tomaram cada vez maid cdticos. Tanto nas unidades federa-
tivas, quando em termos federais, houve dificuldades para se imple-

mentar polfticas eficientes causando inclusive diverg6ncias, polo con-

trole da coordenagao das polfticas de combats ao narcotrffico, por
exemplo, entry o ex-ministro da Justiga, Jose Carlos Dias e o ex-titular
da Secre/ar/a Aracfona/ 4nr/-drogas (SENAD), Walter Maierovitch,

culminando com a queda de ambos em abril de 2000, no segundo

mandato do presidents Femando Henrique Cardoso."

ao Cf. SANT ANNA, Lourival -- "Casa Barakat: momento de decisio '', O .Es/ado de

S. Paz//o, 22 de junho de 2003, p. A-22
ii &i'i:;LACIOS, Ariel -- "Amma: trama de diversionismo e acobertamenta", O Zs-
/ado de S. /'czl//o, 22 de junho de 2003, p. A-23
sz Cf., por exemplo, SENNES, Ricardo Ubiraci, OLIVEIRA, Am8ncio Jorge de &
ONUKI, Janina - ''La polftica exterior brasilef\a y la seguridad hemisf6rica", in

Agradecemos a Janina ONUKI por nos ter encaminhado exemplar dense livro
'''' Cf. ''Maierovitch calc Cardoso assume Senad", disponfvel

, acessado em 30 de junho de 2003
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Oj:ELACIONA$1ENTO BjiASILE]RO-NORTEANIERICANO
ENTRY A nKSCONPIAxcA E A COLABORAGAO

Houve mudangas no comportamento da polftica dos Estados

Unidos para a America Latina nos amos 90, baseado na percepg:io de

que as a]terag6es no cenfrio regional e global desde o flm da guerra
fna haviam ocasionado uma perda de sua influ6ncia na regiao, obri-

gando-os a prestar atengao major a este parte do Hemisf6rio.

Fatores como a globalizagao, a influ6ncia de pot6ncias extra-

hcMisf6ricas sobretudo europ6ia, e a retragao da presenga dos Estados

Unidos particulannente no Cone Sul do continents, poderiam ser

apontados como os responsfveis por esse quadro. Outro fator impor-
tante teria fido o papel desempenhado polo Brasil, aumentando seu

peso relativo, principalmente no imbito do Mercosul

Essa nova configuragao do quadlo regional indira que o con-
texto das relag6es hemisf6ricas foi alterado substancialmente, afetando

igualmente o perfil das nag6es do Cone Sul -- notadamente no relacio-

namento do Brasil com a Argentina, n5o nos esquecendo tamb6m da
Argentina com o Chide -- que deixaram de dado a visio conflituosa,
que historicamente orientou suas polfticas extemas, passando a uma
faso de aproximagao, investindo no aumento do navel de confianga

m6tuo, aprofundando a cooperag:io e culminando com as propostas de

integragao regional. Dove-se ponderar, obviamente, que, apesar disco,

diverg6ncias em pianos diversos tem pautado o relacionamento entre

esses mesmos parceiros, dependendo das dificuldades encontradas na

resolugao de sous pr6prios problemas dom6sticos.
Mesmo considerando essay dificuldades, com a construe:io do

Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul), as negociag6es em bloco

tomaram-se parte do quotidiano, fazendo com que os Estados Unidos
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comegassem a enfrentar situag6es diferentes daquelas que estavam
acostumados no continents latino-americano. Com o advento do Mer-

cosul este se converteu, assim, em uma questao presents na major

parte das negociag6es entry Estados Unidos e os parses do Cone Sul.

Vista pda Casa Branca como uma ameaga a sua lideranga, que

sempre foi exelcida de maneira inconteste em dodo o continents, o Mer-

cosul adquiriu expressao de realce, tomando-se, apesar das flutuag6es
costumeiras em relacionamentos desse typo, um dos mats importantes

pilates da polftica exterior brasileira desde o infcio da d6cada de 90.
Com alton e baixos, o Mercosul n5o s6 vem mantendo uma

agenda polftica regional que transcends os fatores comerciais, como

tamb6m possibilitou uma relativa estabilizagao estrat6gica da Bacia do

Prata, imprimindo is relag6es argentino-brasileiras uma din8mica mais

cooperativa em contraposigao bs acentuadas diverg6ncias das d6cadas

passadas. Vale dizer que, em fungal desse novo contexto sub-regional,

o Brasil passou a dirigir sous olhares para o espago amaz6nico, para

onde forum canalizados os programas mats importantes na area de de-

fesa, e que ja foram anteriomlente mencionados.
Ngo 6 sem motivos, portanto, que a 6tica norte-americana sobre

os parses do Cone Sul teve que ser repensada, porque se vislumbrou a

possibilidade de o Mercosul efetivamente representar uma oposigao
sistemftica e organizada, feita em bloco, aos sous interesses que, na

maior parte das vezes, apresentam de forma gerd um grau de coinci-
d6ncia muito restrito com os das nag6es latino-americanas

Destarte, o posicionamento da polftica extema brasileira, trazen-

do como conseqii6ncia uma possfvel lideranga sua no cengrio sul-
americano, passa a constituir-se em refer6ncia para a conduta de

Washington a partir de ent5o, para o Cone Sul, ja que em sous cflculos

o governo norte-americano precisa prever e sentir a reagao do Brasil is

40



suas demandas. Por isso, uma das altemativas da Casa Branca, que v6

no esforgo de aproximagao quake uma necessidade, consistiu em con-

ceder a Brasilia um papal importante, com o intuito de ampliar o dif-

logo entry ambos os doin parses.

Havia, portanto, um flagrante descompasso entry as formas de

fazer politica no continents, com a postura norte-americana apresen-

tando-se inadequada para com os sous vizinhos. Segundo essa percep

gao, os Estados Unidos tinham se dedicado costumeiramente a impor a
agenda de deus interesses ao hemisferio, e a nova situagao exigia um

outdo posicionamento que levasse na devida conta as possibilidades de

encontrar resist6ncia, sobretudo brasileira, em pianos diversos.

Essa avaliagao passou a ganhar corpo nos Estados Unidos, inter-

pretando-se a reagao negative por parte dos parses latino-americanos

(momlente do Cone Sul) a vgrias das propostas apresentadas na area de

seguranga como resultado de uma leitura mal feita, ja que essen ngo es-

tariam compreendendo as reals inteng6es e a mudanga de estilo da polf-

[ica norte-americana na gestao do entgo presidents Bill Clinton. Essen

obstfculos poderiam ser contomados, sem maiores problemas, se inves-

timentos fossem realizados para promover o diflogo regional."

E nesse contexto, levando-se em considerag:io todas essas varili-

veis, que surgiu a chamada polrtica pr6-ativa do presidents Bill Clin-

ton. Partia-se da premissa que o exercfcio da lideranga norte-
americana abrindo novos canais de diflogo ou leativando outros,

afastaria os 6bices que estavam afetando o bom relacionamento entre

os govemos do Hemisfedo, convencendo-os da transpar6ncia e ho-

ck Ver COPE, John A. - "Hemispheric Security relations remodeling US framework
for the Americas'', in Sn'aregfc Fort/m. Washington, n' 147, disponfvel em:
http://www.ndu.edu/ings/strfQrunZlb!.!!D.!4Z:!!!!D!, consultado em 26/de fevereiro de
2003
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nestidade de suas inteng6es, ao mesmo tempo mostrando que sua vi-

rgo sobre seguranga regional era considerada a mats adequada para

todos os parses
Nesse sentido, tanto a estrat6gia de seguranga nacional da gestao

Clinton quanto a do governo George W. Bush aponta que os objetivos

da polftica norte-americana para o Hemisf6rio tinham como objetivos,

promover a seguranga, a prosperidade econ6mica associada ao desen-
volvimento sustentavel, e a democracia e os Direitos Humanos. A ver-

sgo mats atual da estrat6gia de seguranga nacional, conhecida um ano

ap6s os atentados de ll de setembro, df particular 6nfase aos proble-
mas decorrentes do terrorismo.

Portanto, a premissa do govemo norte-americano passou a ser a

de que a abertura de canais com os parses da regiao era importante, e,

chamando para sia responsabilidade de criar condig6es favorfveis de

aproximagao, fez com que os Estados Unidos optassem por um mul-
tilateralismo hemisf6rico alicergado em tr6s pilares: promogao da

prosperidade econ6mica (atrav6s da ALCA), capula das Americas

(para promoter o entendimento) e confer6ncia dos ministros da Deft

sa (para desenvolver uma agenda de cooperagao na area de seguranga)
No campo especificamente da seguranga, a capula de Santiago

(1998) foia marco dessa nova posture none-americana. No Chile, os

chefes de govemo concordaram com a necessidade de aprofundar o

diflogo objetivando a revitalizagao do sistema interamencano.
Nesse encontro, estabeleceu-se um consenso sobre as principais

ameagas a seguranga no continents e quanto a necessidade de coopera-

gao para enfrentf-jas. Para os Estados Unidos o narcotrffico (com a

associagao entry guerrilha e trafico) e o terrorismo se constituiam nas
principais ameagas, enquanto itens que relacionavam a pobreza aos
riscos para a democracia, para os Direitos Humanos e para o memo
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ambience tiveram forte influ6ncia do Brasil. Tal consenso surgiu jus-

tamente pdas dificuldades em aprofundar a discuss5o sobre as formal

de lidar-se com tais problemas, postergando-se decis6es ou polfticas

de implementagao visando solucionf-los

A postura brasileira vem se caracterizando pda nio comprome-
timento com tomas colocados na agenda polos Estados Unidos, e con-

siderados prioritarios quake que apenas por este pars. Nesse sentido,

para o govemo brasileiro, a resposta atrav6s dos dispositivos instituci-

onais existentes permits de alguma forma bloquear as pretens6es nor-

te-americanas no campo da agro, uma vez que no campo politico s5o

reduzidas as chances de sucesso em um confronts direto. Um exemplo

dente comportamento pods ser visio atrav6s da posigao brasileira sem-

pre eqtiidistante de iniciativas como o
$!!!digs(CnDS). Criado para promover a troca de experi6ncias com

vistas a organizagao e ampliagao do paper civil nos assuntos de defesa

dos parses do Hemisf6iio Ocidental, o CHDS recebe rotineiramente
funcionfrios de Estado, avis e mi]itares, a]6m de pesquisadores e ou-

tros profissionais inclusive dos memos acad6micos."

No casa do Brasil, a freqUancia is atividades daquela instituigao

se restringe basicamente a profissionais do memo civil, indicando que,

oficialmente, o estabelecimento militar reluta em comprometer-se com

propostas dessa natureza, mantendo dist2ncia dos Estados Unidos. Por

ipso mesmo, quando se realizou em Braslnia, um dos encontros do
CHDS, em mano de 2002, esse evento foi simplesmente ignorado polo

governo brasileiro

a5 Sobre a estrutura e funcionamento do Center for Hemispheric Defense Studies
bem homo sous programas e estagiarios que passaram por sous cursos, consultar:

, acessado em \'31Q6}2nQ'3
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O que se pods daf depreender 6 que as iniciativas norte-
americanas ngo foram suficientes para quebrar as resist6ncias do go-

verno brasileiro, podendo-se dizer que as mesmas acabaram se cons-

tituindo em situag6es favorfveis para que o Brasil passasse a desem-

penhar papal de relevo no cengrio latino-americano. Se into ngo se tra-
duz efetivamente em contraposigao explfcita is polfticas norte-
americanas, polo menos reduz o efeito das proposig6es da Casa Bran-

ca, impedindo que as mesmas sejam consideradas consensuais. Nesse
sentido, o Brasil tem exercido uma lideranga regional com o benepla-

citodo govemo de Washington.
Particularmente no que diz respeito is diverg6ncias que os go-

vemos brasileiro e norte-americano t6m apresentado entry si, sobre a

seguranga hemisferica, outros t6picos tamb6m podem ser levantados, e

que fazem parte das preocupag6es quotidianas, convertendo-se muitas
vezes em pontos de atrito

Na questao ambiental, por exemplo, desfez-se em grande parte a

versgo amplamente divulgada pdas Forges Armadas brasileiras, de que

havia um projeto em curso de intemacionalizagao da Amaz6nia. Da
mesma fomla, tamb6m ngo parece hover di3vidas, por parte dos EUA,

sobre o carfter pacrfico do programa nuclear brasileiro apes a adesgo do

pars is regras da 4gencia/nrerrzac/alza/ de fnergia 4/6mfca(AIEA)
Jf no que diz respeito a promogao da estabilidade democrftica,

duas situag6es colocam em posig6es contrgrias Brasil e Estados Uni-

dos. No casa do Paraguai, quando houve uma tentativa de golpe lide-

rado polo General Lino Oviedo, as press6es brasileiras contra a ruptura
da ordem constitucional naquele pars forum bem recebidas por
Washington. Por outro lado, a iniciativa brasileira manifestando-se
contra a derrubada do presidents venezuelano Hugo Chavez, em um

momento de grave crisp, e o papal do govemo de Luis Infcio Lula da
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Silva nas negociag6es entry govemo e oposigao daquele pars nio tive-

ram, todavia, a mesma receptividade.

A aparente contradigao do discurso do governo norte-americano

que defends a democracia coma valor universal, e a complacencia

com a qual recebeu o movimento golpista na Venezuela se explicam

polo fate de que os Estados Unidos utilizam o ]ecurso de apoio aos
valores democrfticos como elements estrat6gico, ou sqa, condiciona-

dos ao fato de que os govemantes escolhidos ngo sejam refratfrios aos
sous interesses.

No caso do narcotrffico, percebe-se uma converg6ncia de inter-

pretagao quanto ao estreito vfnculo entry guetHlha e narcotrlifico, e a
necessidade de cada Estado manter controle sobre as regimes onde
ocorrem atividades ilrcitas do g6nero. Um dos problemas, contudo, 6

de ordem conceitual, isto 6, roma-se imprescindrvel chegal-se a um
acordo sobre o significado de cooperagao. Do lado brasileiro, hf o en-

[endimento de que as Forgas Armadas s6 devem estar voltadas para

atribuig6es concementes a defesa das fronteiras, e aquelas que estio
estabelecidas pda Carta Magna, e n5o para combater problemas con-

siderados de algada dom6stica, embora o trfiflco de drogas sega item de

seguranga nacional. De acordo com a virgo norte-americana, o com-
bats ao narcotrffico a16m de ser percebido como um problema de se-

guranga nacional, devs utilizar as Forgas Amladas, a exemplo do Me-

xico, que tem o combats ao narcotrfflco como atribuigao constitucio-

nal das Forgas Amtadas."
O terrorismo era, com certeza, o fema que recebia menos aten-

gao do ponto de vista brasileiro at6 o ataque de ll de setembro de

c6 Cf. NOGUEIRA. Rui- ''Forcas Armadas n:io combater5o trfnico", - Fo//za de S.
Pau/o, 09 de outubro de 1996; PAIVA, Paulo - ''Seguranga regional divide Brasil e
EUA'', Gaze/a ]Uercan/i/, 12 de margo de 2003, p. A-5
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2001 contra os Estados Unidos. Desde entao, e principalmente ap6s a

divulgagao do documento sobre seguranga nacional de George W.
Bush, o problema assumiu outras caracterfsticas, uma vez que o con-

ceito muito largo de terrorismo pods dar margem a interpretag6es que

possibilitem interveng6es desse pars em outros territ6rios, inclusive no
espago brasileiro

A parter de 1 1 de setembro, essa nomenclatura adquiriu, destarte,

outro significado, ao menos juridicamente, e mobilizou os Estados
Unidos para a agro sob a justificativa de cara a terroristas. A recusa
brasileira, n5o assumindo a mesma interpretagao norte-americana,

pods estar seguindo o raciocfnio de dar manor possibilidade para que

esse pars tenha justificativas para empreender uma agro direta na regiao,

particularmente em terTit6rio colombiano.
O exemplo da guerrilha colombiana 6 representativo delta nova

situagao. A negativa do Brasil em caracterizar as J;'orfczs ,4/mamas Re-

po/ucla/zdrfas Co/ombfanas(FARC) coma uma organizagao terrorista

vem frustrando, inclusive, o presidents Alvaro Uribe.67 Oficialmente,

o governo brasileiro n5o atende ao pedido do presidents colombiano
polo fato de reservar a possibilidade de tomar-se negociador entry as

dual panes envolvidas no conflito. Segundo o assessor para Assuntos

Intemacionais da Presid6ncia da Rep6blica, Marco Aur61io Garcia,

07 Os Estados Unidos classificam as FARC homo grupo terrorista internacional desde
1997. Cf. COPE, John ''Colombia's War: toward a new strategy Strategic '', Sh'a/epic
Forum, n ' 194, outubro de 2002, disponfvel em www.ndu.edu/ings/strforum/sf194Jltml
e acessado em 28/02/2003. Ver, ainda, os trabalhos de MAIA E SOUZA, op. Cit., e
MEDINA, Juan Guillermo Ferro - .4s /=4f?C.- d/menido orgcznizacfona/ e po/frfc-a. Dis-
sertagao de mestrado em Ci6ncia Polftica apresentada a UNICAMP, em janeiro de
2001, digitalizada; para uma relax:io dos glupos assam denominados, em que as FARC
n:io aparecem como tal, consultar -- ''MACLACHLAN, Colin M. -- A4anira/ de /afro.

;/no fn/ernac/o/?a!. Tijuana/Mexico: Instituto de Investigaciones Culturales
Latinoamericanas/llCLA, 1997.
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naquele pars ''tampouco hfi vontade de negociagao entry as panes'

sendo que ''uma agate de mediagao do govemo brasileiro pasha neces-
sariamente por um convite para que assumamos essa posigao '', dei-

xando clara que o Brasil aceitaria essa incumbencia, mas jamais sob a

revelia do governo colombiano.6s

Do lado brasileiro, se pode perceber, portanto, uma certs cautela

com relagao is propostas e agnes norte-americanas no campo da segu-

ranga hemisferica. A despeito de o Brasil investor parcela reduzida do

orgamento nacional em gastos militares, e de ter abandonado, ou polo

menos adiado, o prqjeto de pot6ncia com dispositivo militar conespon-

dente, a proyegao brasileira sobre a Amaz6nia indica, entry outras coisas,

que paira uma profunda desconflanga dos setores responsaveis pda de-
fesa nacional sabre as reais inteng6es norte-americanas para a regiao.''

A Amaz6nia 6 o espago geogrffico onde se concentram as pHn-

cipais diverg6ncias entry as vis6es de seguranga do Brasil e dos Esta-
dos Unidos. Paradoxalmente 6, tamb6m, esse mesmo cenfirio que vem

abrindo campo para uma cooperagao bilateral mats significativa.

No primeiro aspects: a) a possibilidade de invas8o da Amaz6nia

por tropas estrangeiras(leia-se norte-americanas) 6 o referential de

ameaga que levou o Ex6rcito brasileiro a deflnigao da estrat6gia de
defesa da regiao com recurso a ''guerra de resist&ncia''; o Ex6rcito se

prepara para um confronto com forgas invasoras que t6m perfil seme-

c8 Cf. as afirmag6es de Marco Aur6]io Garcia na entrevista concedida a Denise
Chrispin Marin e publicada polo jornal O .Esr/ado de S. Pat//o, de 29 de junho de
2003, p. A-8, sob o titulo de ''Ngo somos um pars hegemonista, diz Garcia
69 No inicio do atual governo, no dia 06 de janeiro de 2003, o ministro da Ci&ncia e
Tecnologia, Roberto Amaral fez desastrosa declaragao aHirmando que o pars estaria
nteressado na tecnologia para fabricagao de armas nucleares. Cf. LEALI, Francisco

Roberto Amaral diz que Brasil dove dominar tecnologia da bombs at6mica". Dis-
ponfvel em
476,00.httld, acessado em 29 de junho de 2003
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Ihante ao das forgas norte-americanas; b) a posigao do Brasil ngo s6

com relag5o ipresenga norte-americana no combats ao narcotrffico na

Co16mbia, mas tamb6m quanto is manobras por das realizadas na

Guiana; c) a oposigao sistemftica ivisio da Casa Branca em relagao

ao grau de ameaga que representa o trlifico de drogas, com o uso das

Forgas Armadas para combats-lo; para o Brasil ipso levaria a um des-

vio das fung6es das tropas, e concordar com tal proposta, significaria

render-se a id6ia apregoada por Washington de que a seguranga conti-

nental estaria por des garantida.

A perspectiva cooperativa que involve a quest:io amaz6nica

aponta para o fato de que os Estados Unidos v6em com bons olhos as

iniciativas brasileiras como o Programa Calha Norte, o SIVAM e a

operagao Cobra da Polfcia Federal , percebidas como ajuda indireta de

Brasilia contra o problema do narcotrffico.

O SIVAM, em particular, merece destaque. Este programa, cuja
fina[idade 6 estabe]ecer um monitoramento gera] sobre a Amaz6nia

teve uma participag2io bastante ativa por parte do govemo norte-
americano em favor da Raytheon.70 A16m dos alton valores envolvidos

na operagao, em loma de 1.6 bilhgo de d61ares, o que jf justificaria o

empenho norte-americano, asta empreitada pods ter tide motivagao

mats que comercial, pols a importancia de ter a empresa norte-
americana como fomecedora do SIVAM serra uma fomaa de manter-

se pr6ximo, e ter uma relative capacidade de influ6ncia a parter do
apoio indireto oferecido com o financiamento do programa. Dove-se
lembrar que parte significativa do SIVAM foi financiada polo
EXINBANK norte-americano.

10 Cf. Projefo Sll''XM -- ..4t£di6ncias Pfbiicas, 1.995, vol.
putados, 1996

Brash.lia: Cimara dos De
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Por tlltimo, a proposta de um sistema de controls a6reo total da

hemisf6rio faz parte dos pianos do govemo norte-americano, tendo
fido apresentada na reunigo dos ministros da Defesa realizada em
2000, na capital amazonense.71 Abrangendo desde os parses da Am6

rica Central, uma eventual interligagao dos sistemas de seguranga

incluindo o SIVAM e o Centro Integrado de Defesa A6rea e Controls

de Trafego A6ieo(CnqDACTA) brasileiro, ou mesmo restringindo-se

apenas a colaboragao ou compartilhamento de informag6es, projeto
desta natureza cobriria parte significativa do Hemisf6rio.

CONSIDEtiAG6ES FINALS

O infcio do novo s6culo mostrou os Estados Unidos agindo de

maneira impetuosa, at6 mesmo atabalhoada. Enfrentando situagao im-

pensfvel at6 entao, sendo atingidos em plenos centros financeiro e es-

trat6gico, nada maid fazem -- como alias sempre agiram -- do que utili-
zar todos os sous reculsos na defesa de deus interesses.

A conjuntura que se Ihes apresentou favorfvel no fechamento do
mi16nio, a16m de confirmar a exist6ncia de apenas uma pot&ncia com

acQmulo de poder nunca antes observado, passou a sentir os efeitos do

uso dense mesmo poder de fomla implacfivel na busca de inimigos em

qualquer quadrants do mundo. A conselheira de Seguranga Nacional
dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, 6 muito clara a este respeito: ''o

terror, onde quer que se encontre, tem que ser erradicado e destrufdo''. ''

7i Cf. NOGUEIRA, Rui -- ''EUA prop6em centro de controls a6reo", Ji'o//za de
S.Paz//o. 09 de outubro de 1996.
72 Ver o artigo de RICE, Condoleezza - "Os desaHios da paz e do Iri'', O .E3/ado de

S. Parr/o, 22 dejunho de 2003, p. A-17.
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Ao se recusar a acatar decis6es de organismos intemacionais, ou

mesmo discordincias de tradicionais aliados, a nagao norte-americana

nada mats este fazendo do que exercitar plenamente os direitos que

julga ter de defender suds convicg6es a qualquer custo, mesmo pagan-

do alto prego que, ao longo do tempo, podera desgastf-la.

Assam, aiTogando-se o direito de dinar nomads para o mundi, o
documents de seguranga nacional de 2002 6 um claro sinai de que du-

rante muito tempo, valergo os avisos de que nada ou ningu6m podera

interferir em sous desejos de cagar inimigos, de impor vontades, e de

atacar quem considers que deja necessfrio

Sem admitir contestag6es, asta atuag:io n:io deixa ]ivre qualquer

pare do globo, motivo polo qual o Hemisf6rio Ocidental 6 considera-
do area de prioridade em termos de seguranga. Sob este prisma, as po-

lfticas elaboradas e implementadas para a regiao deverio estar sempre
subordinadas aos sous interesses, mesmo que n5o dito de forma cabal,

mas que fica subentendido tanto pdas palavras quanto polos gestos.

Todavia, este comportamento norte-americano de querer impor

sous pontos de vista, n5o encontra subservi6ncia por parte de todos os

sous parceiros ngo s6 ao redor do mundo, mas tamb6m nesta que 6
considerada sua area de influ6ncia direta.

3

3 Sobre o posicionamento norte-americano nos tempos maid pr6ximos consultar
RICE. Condoleeza -- "Consci6ncia de vulnerabilidade inspirou doutrina", Po/ffica
Zx/e/na. S8o Paulo: Paz e Teri'a/NUPRI, vol. 11, n' 3, dezembro/2002-
fevereiro/2003, p. 62-69; CHOMSKY, Noam -- ''A nova guerra contra o terror"
.Es/zldos ,evan(aaas, Silo Paulo, USP, vo1. 16, n' 44, 2002, p. 5-33; HOBSBAWN
Eric -- ''Para onde vaio imp6rio americano?", O .Es/ado de S. Pat//o, 29 de junho de
2003, p. A-20 e A-22. Uma anflise ampla sobre a politico externa norte-americana
pods ser encontrada em PECEQUiLO, Cristina Soreanu -- Con//nuidade ot/ /7?t/dan
fa.' a po/lrffca ex/el'na dos .Esrczdos Unfdos. Tess de doutorado em Ci6ncia Politica
apresentada a Universidade de S:io Paulo em 1999, digitalizada.
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Por ipso mesmo, ao longo dos Qltimos anos, tem fido observadas

posturas que se contrap6em is expectativas da Casa Branca. Nem

sempre as vontades dessa Qltima se convertem em realidades. Mas
nem por ipso, tamb6m, tats ressalvas se transformam em polfticas que

contestam a superioridade norte-americana.

Ocorrem, assim, negociag6es que procuram contemporizar tats
diverg6ncias, que embora sejam importantes ngo afetam, na ess6ncia,

aquino que este dentro de certa mal-gem de manobra que os decisores

politicos consideram aceitfvel. Aflnal de contas, cada pars do continents
latino-americano tem ritmos diferenciados de desenvolvimento, inteles-

ses de grupos dom6sticos que se digladiam pda conquista do poder, e

que influenciam o relacionamento doles com a nagao maior da regiao

A seguranga hemisferica, pensada dentro dense contexto, e ape-
nas um dos elementos que enfrentam dificuldades para se chegar a um

denominador comum nas Americas, tanto pda quantidade expressiva

de membros, superior a tr6s dezenas, mas porque tamb6m t6m realida-

des polfticas e estrat6gicas diferenciadas. Nem sempre problemas que

afetam um pars do Cone Sul coincidem com os da Bahia Amaz6nica,
ou do Caribe e da America Central

Concordando na major parte das vezes, o que se pods comprovar

pdas dezenas de acordos e tratados firmados por exemplo, na i31tima
d6cada, 6 que diferengas facilmente perceptiveis igualmente se fazem

presented, dependendo dos momentos, dos govemos, das interpreta-

g6es conceituais e political, e da pr6pria localizagao geografica de
cada um dos membros do continents.

No 1imite, contudo, pode-se dizer que hg uma coincid6ncia bas-

tante acentuada sobre tomas bgsicos da agenda extema de todos os

parses, e que se referem ao terrorismo, ao trffico de drogas, a lavagem
de dinheiro e, com major ou manor grau, ao problems ambiental. As

51



diferengas de entendimento sobre o que signiflca coda perino, e qual a

sua amplitude, t6m feito parte das costumeiras discuss6es que se efe-

tuam tanto no 8mbito dos encontros dos ministros de Defesa, dos che-

fes de Estado e de naovemo, como nas reunites de chanceleres.

A precis:io dos conceitos 6 argo que ainda este para ser acordada,

porque 6 justamente nas diferengas de interpretagao que se encontra

certa margem de manobl'a para que os pai'ses sintam-se soberanos, com

capacidade de negociar e influir no resultado final, evitando a critica de
que simplesmente se subordinam aos interesses norte-americanos.

Como essay divergancias ngo podem ser resolvidas apenas com o uso

puro e simpler da forma e da vio16ncia em todos os momentos nests
parte do mundo, pdncipalmente na atual conjuntura em que a democra-

cia tem fido considerada valor importante, sobra sempre espagos para

alterag6es, por menores que spam de conteQdo ou de forma. A mudanga

nesse status quo em nada beneficiaria os interesses de Washington

O entendimento delta situagao, kinda que eventualmente utilize

comportamento prepotente, faz com que o govemo norte-americano

procure viag de solug:io mats tranqiiila para negociar com sous parcei-

ros, flexibilizando postural, ao inv6s de tentar impor sua vontade em
todos os assuntos

Por outro dado, pods-se esperar, tamb6m, que para os pr6ximos

anon, tudo aquilo que for discutido nas Americas, quaisquer que spam

os assuntos, quanto de elaboragao de acordos, tratados, conv6nios,

etc., teri sempre homo referential os interesses norte-americanos, e

contra os quaid, os demais parses pouco poderao fazer, jf que se torna-

ria extremamente difTcil tentar elaborar com algum sucesso agendas

diferenciadas, contrariando a Casa Branca, e, que pudesse, ainda e

apesar disso, contar com sua presenga na mesa de negociag6es.
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