
O BRASIL E AS NEGOCIAG6ES
MULTILATERAIS

Shiguenoli Miyamoto
Depth de Ci6ncia Polftica do LECH e NEE/UNICAMP

iNTKODUgAo

O texto procura mostrar que ao lingo dos Qltimos anon, em fun-

gao das grander transformag6es ocorridas no mundo, o Brasil com ca-

pacidade limitada de poder e de influ6ncia, tem atribuido consideravel

importancia is organizag6es intemacionais. asta tend6ncia tem se a-
centuado sobretudo nos ands 90, com o pals criticando as assimetrias

polo pals quando participa nas instincias multilaterais ou em encon-
tros como a Reuniio de C6pula America Latina-Caribe-Uniao Euro-

p6ia realizada em junho de 1999 no Rio de Janeiro.
' A atuagao em foros diversos converteu-se em uma das tend6n-

marcantes da polftica externa brasileira nos anos 90. Na realidade,

o Brasil sempre privilegiou as negociag6es multilaterais em seu rela-
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cionamento com os demais Estados-nag6esi. lsto pods ser verificado,

por exemplo, nas participag6es do pars em foros globals ou regionais,

em instincias extremamente variadas como a Organizagao das Nag6es

Unidas ou o Tratado de Cooperagao Amaz6nica, da Organizagao dos
Estados Americanos ao Mercado Comum do Su] (Mercosu]), na Con-

fer6ncia Mundial de Direitos Humanos, no Grupo do Rio, na Agenda

para o Desenvolvimento, na Capula das Americas ou na Comunidade

dos Pai.ses de Lingua Portuguesa.

E bem verdade, tamb6m, que ainda hf poucos anos, maid preci-
samente na d6cada de 70, o Brasil oscilava entre o Primeiro e o Ter-

ceiro Mundos tentando tirar proveito de sua particular condigao n5o

tio atrasado que justificasse sua presenga como membro integral do
Terceiro Mundo nem tio avangado que pudesse ser caracterizado co-

mo parceiro plano do Primeiro Mundo2. Dai. a oscilagao entre um e

outro bloco, de acordo com as conveni6ncias. Como tentavam explicar
as autoridades brasileiras daqueles anon, o Brasil estava adiantado em

relagao aos pai.ses do Terceiro Mundo e defasado em relagao aos do

Primeiro Mundo. Ou deja, procurava mahler-se com um p6 em cada

mundo, como se ipso fosse possivel. Procurava o Brasil, de um dado,

ter os mesmos beneffcios percebidos polos Estados maid pobres e, de

outro lada, desejava participar maid ativamente das decis6es junto aos
parses grander pot6ncias.

Nio custa ]embrar que naqueles anon ainda vigorava, apesar do

esmaecimento do conflito Leste-Oeste, regime autoritgrio no pals,
como de resto acontecia em grande parte do continente sul-americano.

A este respeito ver, por exemplo, Paulo Roberto de ALMEIDA - O .Blasi/ e o mu/.
/f/altera/irina econ6mico Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1999. '

Westview Press 1972 een Firs/ and 7hlrd mor/ds. Boulder, Colorado:
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A partir de meadow dos 80 quando se encerram as ditaduras militares

na regiao, o Brasil desempenhava: coma alias sempre foi desde os a-
non 20, o snafus de pot3ncia media '

A id6ia de Grande Pot:ncia tamb6m fez parte das elucubrag6es

nacionais no final da d6cada de 60 e infcio de 70, quando o pris expo '

rimentou apreciavel crescimento econ6mico, mas com f61ego curto, Ja

que os indices socio-econ6micos desabaram pouco tempo depois Ape-
sar dos revezes, e amargurando grandes disparidades intemas, o Brasil

transformou-se em um pals modemo, caracterizado por uma ocupagao

desordenada e predat6ria do tenit6rio, significativa populagao concen-

trada em grander centros urbanos carentes de infra-estrutura, razofvel

processo de industrializagao, e com vontade de exercitar cada vez

maid, papal de realce, no tabuleiro mundial do poder '
Se durante o ciclo militar, que vigorou de 1964 a 1985, uma das

caracteristicas que imprimiram romo a politica externa brasileira foi o

uso e abuso do bin6mio seguranga e desenvolvimento, o mesmo nao

se pods dizer do periodo que se segue. Sio nitidas as diferengas em

diversos pianos - e tamb6m as semelhangas -, tanto no que diz respei-

to is polfticas dom6sticas, quanto no que se refers a presenga e atua-

gao no sistema internacional.
Com a redemocratizagao, a Doutrina de Seguranga Nacional

deixou de ser uma das linhas norteadoras da politica nacional e, por

tU,=\=£.r:=:;,£'g£:
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extensao, da polftica externa brasileira, embora nio se possa afirmar

que tomas sense.veil como o da defesa e da seguranga tivessem fido

em qualquer momento negligenciadas. Prova disco 6 que apenas em

meados dos 80, o Brasil ja com um presidente civil, um plano para pro-

tegao da Amaz6nia foi flnalmente elaborado - o Projeto Calha Norte,

cujo noms completo 6 "Desenvolvimento e seguranga na regiao ao norte

das calhas dos rios Solim6es e Amazonas" -- seguido na d6cada de 90,

polo Sistema de Protegao da Amaz6nia/Sistema de Vigilancia da Ama-

z6nia (SIPAM/SIVAM). Ainda mais, em 1996 no govemo de Fernando

Henrique Cardoso se formulou, pda primeira vez no pars, uma Pell!!fa

dg.Defbsa Nac anal, culminando ap6s muitas discuss6es, com a cria-

gao do Minist6rio da Defesa (com o ex-senador Elcio Alvares, um ci-
vil no seu comando) em 1999, ja na virada do s6culo.

O BRASIL E AS iNSTANCiAS IWULTILATERAIS

Enquanto transformag6es se sucediam bruscamente no plano in-

ternational, na formulagao da politica dom6stica a participagao do
Brasil em instfncias multilaterais foi aprofundada sensivelmente nos

61timos anos. Uma das caracteHsticas da polftica externa brasileira,

em todos os mementos, inclusive no regime militar, foia presenga
constante em foros congregando parses sob as maid diferentes 6ticas,

das culturais is politicas, das econ6micas is militares. Em 1964, por

exemplo, o Brasil participou ativamente da Confer6ncia das Nag6es
Unidas para Com6rcio e Desenvolvimento (UNCTAD). Da mesma

forma marcou forte presenga na Forma Interameiicana de Paz que in-

terferiu na Rep6blica Dominicana em 1965; ]iderou a criagao do Tra-

tado de Cooperagao Amaz6nica, firmado em julho de 1978 por maid
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fete parses da regi5o; propos a Zona de Paz e de Cooperagao no Atlin-
tico Sul em 1986 envolvendo latino-americanos e africanos; sediou a

Confer6ncia das Nag6es Unidas para Meio Ambience e Desenvolvi-

mento (CNUMAD-Eco Rio) em 1992 e a I Confer6ncia lbero-
americana em 1999, a]6m do Mercosul em 1991.

Nio se dove, ainda, esquecer as frequented visitas de represen '

tantes de organismos internacionais coma o Fundo Monetfrio Interna-

cional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrugao e Desenvolvi-

mento-Banco Mundial (BIRD) no pats, motivada principalmente pda

captagao de recursos, pda necessidade de mostrar que este fazendo

bem sous deveres de casa, e realizar ajustes das contas nacionais aten-

dendo as recomendag6es e exig&ncias dessas instituig6es. Outras par-

ticipag6es e iniciativas brasileiras poderiam ser aqua listadas, mas que

pouch acrescentariam a id6ia de que a presenga em organismos inter-
nacionais 6 um dos tragos maid permanentes na atuagao do pals, sega

no imbito regional sega no contexto maid global.

Nio ha, provavelmente, uma mica ocasiio em que a presenga

brasileira nio se tenha verificado nas organizag6es internacionais ou

em confer6ncias de chefes de Estado e de governo, se bem que os re-

sultados nem sempre se manifestaram de maneira uniforms ou favorf-

vel aos interesses do pals, em uma ou outra instincia. O que, alias, 6

perfeitamente natural na conduta de qualquer pals, ja que em sous di-
versos momentos hist6ricos as prioridades dificilmente s5o as mesmas

- a falta de um projeto nacional de largo tempo nda maid quando

um Estado atua simultaneamente em vfrias frentes.

Nio exists, pois, um momento que possa ser definido com pre-

cisgo em que as instituig6es e reunites internacionais passaram a ter

papal de relevo na pauta da politica externa brasileira. Elam sempre fo-
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ram importantes para que o pats pudesse defender sous interesses e

reivindicar maior participagao nas arenas mundiais.

Claro que a "postura universalista '', adotada polo governo brasi-

leiro, possibilitou tamb6m que, internamente, fossem feitas crfticas in-

tensas a interfer6ncia dessas instituig6es nos neg6cios dom6sticos,

com a oposig:io governamental denunciando com freqti&ncia a quebra

da soberania nacional, principalmente nos anos mais pr6ximos.

Por que o Brasil sempre deu importancia is instincias multilate-

rais e is reunites internacionais? Pda mesma razio que orienta a polf-

tica exterior de todos os Estados nacionais. Nenhum pars do mundi,

Por maid aut6nomo que deja, ou pretenda ser, pods prescindir dente ti-
po de relacionamento fechando subs fronteiras e mantendo-se isolado.

Ou seja, a troca de infomlag6es, de experi&ncias e acesso is tecnolo-

gias que os outros Estados descobrem, 6 vital para o pr6prio desen-

volvimento dos outros parses. Se considerarmos a conjuntura dos dois

iiltimos lustros, com o aumento da interdepend6ncia e da globalizagao

mica maid f aol engender o papel exercitado pecos po//cy-makers na

consecugao das polrticas piblicas.
Pode-se, inclusive dizer que este tipo de comportamento aumen-

ta conforme as expectativas que um pals tem de jogar papal de realce

no contexto mundial. No faso brasileiro, quanto mais o govemo tenha

pretensao de assumir importancia nos neg6cios internacionais, cresce

proporcionalmente seu grau de participagao nos organismos, tentando

mostrar aos demais Estados que 6 um pars maduro, parceiro con6lfvel e

que todos s6 t&m a ganhar se implementarem intercfmbio maid ample

com ele. Tal maneira de conceber a realidade, portanto, 6 observgvel

n&o s6 em suas agnes enquanto ator individual, mas tamb6m na forma

como se movimenta dentro dos blocos do qual o Brasil faz parte.
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Pods-se considerar, por outro lada, que a contrapartida 6 igual-

mente verdadeira. Se um pals se julga suficientemente forte para altar as

pando das mesmas decidir ngo acatar as detemlinag6es tomadas quando
estas afetem sous interesses nacionais. Este 6, por exemplo, o faso de

pals, castes especi6icos da india e do Paquistao.
Visivelmente tats nag6es, conscientes de suas capacidades execu-
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tuig6es e regimes internacionais. lsto 6, tem trabalhado principalmente

atrav6s do aumento de sua presenga diplomatica no cenfrio politico e

econ6mico, procurando ampliar cada vez mais seu paper na grande

comunidade das nag6es. Etta ja era uma das tend6ncias perceptfveis

na conduta dos formuladores da polrtica externa brasileira, na segunda

metade da d6cada de 80 quando se desenvolveu no Uruguaia Rodada

do GATT. Caminham nessa diregao os protocolos de integragao Hlr-

mados peso pails com a Argentina, a posterior formagao do Mercosul,

a abertura dos mercados, culminando com a venda das empresas esta-
tais nos anon que se seguem.

O cenfrio que emergiu com a desestruturagao do bloco sovi6ti-

co, o final da Guerra Fda, e a Rodada do Uruguai foram, sem qualquer

sombra de diivida, entre outros, alguns dos elementos importantes pa-
ra dar novo colorido a polrtica brasileira dos anos 90, dentro da ten-

d&ncia de formagao de blocos, em um mundo cada vez maid pr6ximo e
interligado. Outro indicador fundamental foia estabilidade da moe-

da,com o Plano Real, que possibilitou a formulagao da politica externa

brasileira em bases maid s61idas, apesar dos inQmeros percalgos que
ao longo do tempo iriam se suceder.

Movimentando-se dentro deste quadro, a presenga do pars em

soros multilaterais foi se multiplicando cada vez mats, porque asta era
a opgao mais plausfvel para um Estado com as caracterfsticas do Bra-

sil. Por ipso, ja no comego da d6cada de 90, o Brasil sediou a Eco-92

imbuido do espirito de mostrar-se ao mundo como um pars cujo go-
vemo se preocupava com o meio ambiente, reduzindo assim as criti-
cal que Cram intensas, hf quase dual d6cadas.

A preocupagao era desfazer a imagem de negligentes que as au-
toridades brasileiras usuftuiam internacionalmente ao nio tratar con-
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venientemente dessas quest6es, omitindo-se perante a destruigao da

fauna, da flora e das populag6es florestais, ou contribuindo com o e

frito estufa ao permitir as queimadas da silva amaz6nica. Esta era,

portanto, uma forma de marcar presenga no cengrio mundial apresen '

tando-se, agora, coma um pals com justus aspirag6es a desempenhar

papal de relevo. Da{, tamb6m, a pretensao de reivindicar em determi-
nado momento vaga de membro permanente no Conselho de Seguran-

ga das Nag6es Unidas. O que, obviamente, aumentaria seu prestigio,

polo menos no plano regional.
Nos governos de Fernando Collor de Mello (15 de margo de

1990 a 29 de dezembro de 1992) e ltamar Franco (29 de dezembro de

1992 a I ' de janeiro de 1995) a intengao brasileira de participar mats

ativamente nos neg6cios internaciolaais ja era patents, sendo que com

a ascensio de Fernando Henrique Cardoso a Presid&ncia da Repiiblica

em 1995 (reeleito para novo mandato a partir de 1999) asta tend6ncia
foi se tornando coda vez mais acentuada.

A diplomacia presidencial, como foi cunhada a polftica exterior

de Fernando Henrique Cardoso, caracterizou-se desde o primeiro

momento em mostrar quao importante era a politica extema para o de-

senvolvimento do pals. Em intimeras viagens ao redor do mundo fei-

tas nio s6 polo presidents e ministros, homo tamb6m polo comPO di-

plomatico, este foio recado transmitido a comunidade international
principalmente is grandes pot6ncias e Xs organizag6es econ6micas
multilaterais. A busca incessante de recursos para subsidiar o desen-

volvimento nacional converteu-se, assim, em mecanismo de extrema

importancia para aludar a aumentar o peso do Brasil no mundo.
E bem verdade que em praticamente todos os estfgios da hist6-

ria brasileira os investimentos internacionais sempre forum considera-
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dos benvindos. Contudo houve, tamb6m, faces em que o pars adotava

posturas se n5o de confronts, polo menos de visivel descontentamento

relacionado com as politicas implementadas pecos entio chamados pa-
rses do Primeiro Mundi.

Na segunda metade dos ands 80, com Jose Sarney (15 de margo
de 1985 a 15 de margo de 1990), a posigao brasileira era marcadamen-

te terceiro-mundista. Tal comportamento no final dos anos 90 sim-
plesmente inexiste, tendo havido sons(vel mudanga na forma como o

pars passou a defender sua insergao no sistema global.

Como dizia o ent5o chanceler Femando Henrique Cardoso em

1993, o pals passou a buscar mercados, recursos financeiros e princi-
palmente tecnologia ''num mundo onde s6 tem acesso a essay molas

propulsoras do progresso quem tiver condig6es de se apresentar como

parceiro atraente e de influir no tragado das regras ora em definigao na
cdna internacional '''

Por isso, ocorreu a abertura dos mercados brasileiros, flexibili-
zando-se a legislagao, possibilitando a entrada dada vez maior de in-

vestimentos. Ngo s6 isso, mas procurando mostrar que o pals, com es-

tabilidade polftica e econ6mica, tendo regras claus sobre investimen-

tos e lucros, era confifvel, conclamando as empresas estrangeiras a
canalizar para cg seus recursos em um mercado extremamente atraente

a16m de trampolim para o Mercosul.

Ou seja, a percepgao do governo sobre o mundo globalizado, in-

terdependente, 6 que s6 agindo sob este parametro o Brasil sera capaz
de se inserir favoravelmente no contexto mundial. Os discursos e a-

' Cf. Femando Henrique CARDOSO -- "Polftica extema: a oncgo universalista '
Es/ado de .S Pau/o, 24 de janeiro de ]993. '' ''' ''" '------''

0
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gees das autoridades govemamentais nos Qltimos anon sio muito indi
cativos a este respeito.

A POLiTiCA EXTERNA DOS 80 AOS 90

A ascensio de Jose Sarney a Presid6ncia da Rep6blica em 1985,

primeiro civil a ocupar o cargo no periodo p6s-ditadura, em virtude do
falecimento do presidents eleito, Tancredo Nevis, ngo serviu para

mudar significativamente a conduta da polftica externa brasileira da-

quela que era implementada polos governor militares.
Sob muitos pontos de vista, a polftica conduzida polo Minist6no

das Relag6es Exteriores apenas deu prosseguimento aquilo que ja vi-
nha sends realizado, mesmo porque sendo, no plano inferno, um perl '

odo de transigao, enfrentando ademais no plano externo as adversida-

des da conjuntura internacional pouch poderia inovar ou ser feito. A

linda condutora da polftica externa brasileira, em termos globais, deu,

portanto, continuidade a polftica desenvolvimentista que tinha caracte-
rizado os doin Qltimos governor militares, de Ernesto Geisel (15 de

margo de 1974 a 15 de margo de 1979) e Joie Baptista Figueiredo (15

de margo de 1979 a 15 de margo de 1985).

Uma atuagao mats pr6xima aos parses latino-americanos, tam-

b6m. foi uma das diretrizes da polftica externa brasileira, e que pods
ser verificado nas constantes ateng6es aos vizinhos, nio s6 do governo

de Jose Sarney, mas em todos os anon antenores-

Para tentar ocupar espagos no cengrio mundial, em 6poca diffcil

coma a dos anon 80, os instrumentos utilizados pouco diferiam nas 61-

timas d6cadas: fortalecimento do poder nacional, protegao is indQs-

trias, ainda com pouca capacidade competitiva, -- criando reservas de
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mercado em areas sensfveis - investimentos externos e a procura de

mercados para vender produtos manufaturados, em patamares coda
vez maiores desde os anos 70.

Com uma postura altamente defensiva e terceiro-mundista nos

anos iniciais, o governo Sarney enfrentou nero s6 a crisp da divide ex-

terna que afetava grande parte da America Latina, homo teve que ba-

ker-se in6meras vezes com as autoridades norte-americanas, em itens

que abarcavam desde o contencioso da informftica ao problema da

propriedade intelectual, a16m das diverg&ncias sobre a legislagao de
patented para produtos farmac6uticos.

Ao mesmo tempo que criticava asperamente as desigualdades

internacionais, o Brasil dirigia suas ateng6es contra os protecionismos

praticados tanto polos parses europeus quanto pelos norte-americanos

que bloqueavam a entrada de produtos nacionais. O Brasil queria usu-

fruir de maior participagao no com6rcio internacional, enquanto discu-

tia em foros multilaterais como o GATT, assuntos tradicionais, princi-
palmente os ligados aos setores t6xteis e alimentares.

Esta atuagao do Brasil nio era de se estranhar, porque dotado

de pouca capacidade competitiva no plano industrial n5o via com
bens olhos a insergao de novos tomas em forks como a Rodada Uru-

guai, onde nitidamente levaria desvantagem. lsto 6, com a entrada de

temas delta natureza sua capacidade de atuagao e de barganha no

cengrio internacional seria sensivelmente reduzida. Por ipso mesmo,

a postura do governo brasileiro foi sempre a de reivindicar alteragao

de comportamento dos grandes parses, e tentar convenc&-los a pro-

piciar aqueles em estfgios menos desenvolvidos homo o Brasil, in-

vestimentos, empr6stimos e transfer6ncia de tecnologia. Com esses

recursos os parses pobres poderiam melhorar seu desempenho, habi-
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litando-se a competir em igualdade de condig6es com as demais na-

no infcio de seu governo, Sarney langou m5o de mecanismos

protecionistas, mesmo expediente utilizado polos Estados Unidos, po-

lo Japao e pda Europa. A percepgao de que o mundi rapidamente se
transformava fez com que nos Qltimos amos a conduta do governo de

Jose Sarney se tornasse maid flexivel, inclusive melhorando o relacio-

namento com os Estados Unidos que impunha, costumeiramente, bar-

reiras a entrada de produtos brasileiros naquele mercado.

Nests clima de grander mudangas, que coincide com a substitui-

gao do governo de Sarney polo de Fernando Collor de Mello, uma ou-
tra utica vai passar a permear o relacionamento do Brasil com o mun-

di. As negociag6es do GATT no Uruguai, a proposta Iniciativas para

as Americas de George Bush, o final do conflito Leste-Oeste e o Mer-

cosul, entry outros fatores, vgo fazer com que a polftica externa brasi-

leira vetja na interdepend6ncia e na cooperagao as diretrizes nas quads

se dove apoiar para melhor se inserir mundialmente.
A abertura de mercados -- iniciada com o governs de Jose Sar-

ney e aprofundada por Fernando Collor de Mello -- indica claramente

que a politica extema e a politica intema vio estar cada vez mats es-
treitamente vinculadas, dandy prosseguimento a liberalizagao econO-

mica em todos os setores, culminando com a privatizagao at6 mesmo

das grandes empresas estatais. A entrada acelerada de capitals estran-
aeiros tomb-se importance para auxiliar o desenvolvimento nacional,

embora a industria local nio estivesse ainda devidamente preparada pa-

ra enfrentar tal concorr6ncia, nem recebesse maiores subsidios, motives

polos quais o governo foi asperamente criticado polo empresariado
nacional.

goes
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O consenso de Washington lorna-se o inspirador das politicas
pi3blicas brasileiras, como de rests acontece em coda a America Lati-

na; visando tornar o pats competitivo, o govemo reestrutura a polftica
industrial em 1990 langando o programa denominado PICE-Polftica
Industrial e de Com6rcio Exterior.

O fim gradativo das barreiras nio-tariq arias e outras medidas

tomadas como o debate sobre a legislagao de produtos farmac6uticos--

que nio era prioridade para Jose Sammy --, a revisio do C6digo de

Propriedade Intelectual, judo isso fez com que as relag6es com os Es-

tados Unidos fossem sensivelmente melhoradas. Pelo menos naqueles
anon, ainda que em outros setores diverg6ncias ocorressem, como ali-

as 6 perfeitamente normal no intercgmbio entry dois parses puja pauta
6 relativamente extensa.

Tratava-se, sobretudo, de em um mundi globalizado e interde-

pendente, (e que dove servir de referencial para orientar a conduta de

qualquer pals que queira atuar com destaque no sistema mundia]), uti-

lizar os recursos da melhor maneira possfvel, para aumentar a capaci-

dade de competigao do pars, ampliando portanto suas martens de ne-

gociagao e manobra, procurando usufruir de espagos sempre maiores
no cenfrio global.

Em sua brave passagem como chanceler no governo de ltamar

Franco, o depois ministro da Fazenda e futuro presidents da Rep6bli-

ca, Fernando Henrique Cardoso, dando posse a Luiz Felipe Lampr6ia

no cargo de secretgrio gerd do Minist6rio das Relag6es Exteriores, ja
afirmava em 1992 que os principios norteadores da polftica externa

brasileira na 61tima d6cada do s6culo deveriam ponderar que o paper

da diplomacia serra o de detectar oportunidades que pudessem propi-
ciar ao pars melhor acesso aos mercados e aos fluxes de capitais e de
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tecnologia6. Seriam abandonadas, assim, postural defensivas, que e-
ram ainda adotadas, tanto no imbito do GATT quanto em outros forks

multilaterais. Ou deja, o que ida orientar a conduta brasileira no con-

texts internacional syria uma visio de realismo e objetividade no tra-

tamento de tomas" que dissessem respeito aos interesses do Brasil, vi-

sando fazer com que o pals se inserisse de maneiJ'a satisfat6ria em um

mundi contemporaneo caracterizado por uma globalizagao tanto in-

terdependence quando competitiva '
Para que essa insergao na economia globalizada fosse possfvel,

importancia era atribuida a estabilidade interna, tanto economica

quanto politica, e a retomada do crescimento do pats Para alcangar os

objetivos de fazer do Brasil um pats desenvolvido e com capacidade
de atuar satisfatoriamente no cenfrio mundial, os esforgos deveriam,

portanto levar na devida conta o realismo das relag6es
internacionais.

Mas sem que houvesse quebra das regras do jogo, porque a capacida-

de de barganha que o pals detinha impedia a adogao de comportamen-

tos delta natureza. Mesmo porque tentativas nesta diregao, ao inv6s de

auxiliar, poderiam colocar o pals fora do jogo '.
Nests cengrio competitivo, as relag6es com os Estados Unidos ora

melhoravam ora sofham problemas porque o pals ja era visio coma

competitivo em alguns setores, embora ngo tivesse, tamb6m, credibili-
dade e sohesse criticas fcidas em vgrios t6picos coma a questao ambi-

entdl e direitos humanos9. O embaixador em Londres, Rubens Barbosa,

6 Cf. Femando Henrique CARDOSO -- Po/frfca .Ex/etna em Te/npos de JMudan a. Bra-
silia: Minist6rio das Relag6es Exteriores/Fundagao Alexandre de Gusm5o, 1994, P. 27.

8 tdem.(jdem. Henrique CARDOSO -- Po/f/fca rx/arno em Te/npos de ]Wudanfa,

g;7 c! Rubens B ARBOSA, "Brasil e Estados Unidos mudam relagao econ6mica"
Corned .graz!/felne /nfernacfona/, 2 de agosto de 1993, p. 2.
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la capacidade dos parses de investir em ci6ncia e tecnologia e de dis-

por de recursos humanos qualificados''
Ao lada disses itens, uma das preocupag6es bfsicas do governo

Fernando Henrique era com os fluxos internacionais de capital, perch '

bido como um problema global sem possibilidade de ser resolvido por

qualquer pals, por maior que fosse, em tempos estritamente. individu-
als. Para dar conta dense assunto, a cooperagao international se torna-

va cada vez mais importante, como dizia na Confer6ncia lbero-

americana realizada na mesma cidade portuguesa do Porto, alguns anon

depois, em 18 de outubro de 1998''. .
' A necessidade de estabilizar o Sistema Financeiro Internacional

6 percebida homo bator crucial nas atuais relagoes internacionais por '

que com o decorrer o tempo, ocorreu um envelhecimento das institui-

g6es que jf nio estio mais preparadas para enfrentar adequadamente
as novak realidades mundiais.

Qualquer problems que possa afetar os parses emergentes con-

dendo, o que nio 6 interessante para nenhum dos agentes
O entendimento de Femando Henrique da ordem intemacional

i:s :g :J%::%.?&iU:g.g'Ei£.£%-«":
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lidade da pr6pria economia intemacional"i4. E este 6 um problems que

todos deveriam engender, com a cooperagao ocupando o pixo das preo '
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externa brasileira, o que entendemos como etapa essential para a libe-

ralizagao econ6mica em escala hemisferica '
As constantes divers:ncias verificadas com o governo argentino

em romo da fixagao de cotas em uma s6rie de produtos, como no seton

automotivo, e algumas medidas unilaterais, de um e de outro lado, con-

tudo, tomaram conturbadas as relag6es no seio do pr6prio Mercosul;

chegou-se inclusive a delicados mementos, como o verificado no come-

go de 1999, ap6s a desvalorizagao cambial brasileira, quando os empre '

sirios e o governo argentino sentiram-se bastante ressentidos, por n&o
terem fido avisados previamente pdas autoridades de Brasilia.

Sobre a id6ia de cooperagao e integragao inter-regional, a post '

gao brasileira era de que o aprofundamento das relag6es entry blocos
diferentes, como o Mercosule a Unigo Europ6ia s6 ida bene$iciar a

ambos, porque a16m de facilitar o interc8mbio em todos os niveis, au-
mentaria ainda a capacidade de cada um doles dente aos Estados Uni-

dos, ampliando desta forma o poder de barganha no cenirio mundial. As

negociag6es entry amboy, portanto, nio apenas no setor privado mas
tamb6m na esfera govemamental, se fundamentariam em interesses

concretos, que se traduzem mutuamente em investimentos crescentes.
Como afimlava Femando Henrique Cardoso em fevereiro de

1999, na primeira reuni8o do toro Empresarial Mercosul/Europa para

que um intercgmbio maid aprofundado ocorra, necessgrio se faz, contu-

do, que as barreiras t6cnicas, sanitgrias e fitossanitgrias que dificultam o

acesso dos produtos brasileiros aos principais mercados selam repensa '

das, porque nada mais sio do que protecionismos mal disfargados

=,:i:SLB:93 :B,Xlggs=W: ='m:: m::
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didos pelos parses europeus. A posigao brasileira sobre a questao agrf-

cola era aquela definida polo Grupo de Cairns, que defendia a remo-

gao de subsfdios a exportagao. E foi em porno deste tema que se con-
centraram, em grande parte, as ressalvas brasileiras em foros diversos

dos 61timos anos, reunindo os parses dos doin lados do Atlintico, por

exemplo em meadow de 1999 na Reuniio de C6pula America Latina,
Caribe e Uniio Europ6ia, realizada na cidade do Rio de Janeiro.

J6rio Dauster, representante do Brasil em Bruxelas nos iiltimos sa-

te amos e atual presidents da Companhia do Vale do Rio Dock, enfatiza-

va no Instituto Brasil-Europa nas discuss6es preparat6rias, poucos dias

antes da Reuniio de Capula, que na realidade nio Cram apenas os subsi-

dios agricolas que ocupavam o centro das discuss6es. Tratava-se, diz

Dauster, de mais do que ipso, ou seja, fundamentalmente devia-se pensar

na politica protecionista implementada pelos parses desenvolvidos''.
Portanto, nada de diferente daquilo que ja oconia desde a d6ca-

da passada e que se constituiu em motivo de reclamag6es freqiientes

de parses como o Brasil que, inclusive se sentia claramente discrimi-

nado, jf que outros vizinhos latino-americanos usufrufam de condi-

g6es muito maid favorfveis para exportar sous produtos rump aos
mercados norte-americanos e europeus

O embaixador lembrava, ainda, que na realidade havia necessi-

dade de se "demlbar os matos das negociag6es agricolas com a Uniio

Europ6ia, e com a Franca em particular, porque quem produz beterra-

bas sio grandes empresas francesas que tem interesse em manter pro-

tecionismo". Este fate, inclusive, era reconhecido peso frances Juan

Piece Simonnet, presidents do Instituto Brasil-Europa ''

m Cf. Lhria Ferrari -- Dauster faz crftica a parses desenvolvidos", Gaze/a ]Uercan-
r#, 15 dejunho de 1999, p. A-4.
'' Idem, idem.
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Entry as inQmeras diverg6ncias verificadas entry as dual instfn-

cias encontravam-se quest6es homo a da fixagao de datas para se co-

megar a liberalizagao do com6rcio agrilcola, vista que no bloco euro-

peu havia posit(5es diferenciadas, com a Franca manifestando-se con-

trfria a etta politica antes de julho de 2003, enquanto a Alemanha

propunha o encaminhamento da mesma para dezembro de 2000.

A preocupagao francesa, por um lado, tinha razio de ser, porque

40% da exportagao do Mercosul dirigida para a Uniio Europ6ia sio

compostas de cereais, carnes, laticinios, verduras e vinhos". lsto 6,

tratava-se de assegurar o m5.ximo posse.vel os privi16gios para seus

produtores.

Para o Brasil, a id6ia era langar negociag6es entry os doin blocos

sem, contudo, estabelecer qualquer data definitiva. Considerava-se

mais interessante convocar uma reuniio rfpida do Conselho Conjunto

de ministros dos dois blocks, com a finalidade de definir melhor os ca-

lendfrios, grupos de trabalho, etc ''
A posigao brasileira foi centrada nas discuss6es e decis6es ja

tomadas anteriormente na Clipula do Mexico em maid de 1999, quan

do os paises do continents fecharam questao em torno da feitura de

acordos completos, integrais, impossibilitando que qualquer setter da

pauta de negociag6es ficasse excluido. Serviu de refer6ncia o conceito

utilizado naquela ocasia.o, de ''slag/e z/nde/"s/eking", onde nada syria

acordado at6 que tudo estivesse devidamente acertado, aprovado em

20 Cf. Assis MOREIRA-- "Resist6ncia francesa dificulta unigo com Mercosul ", Ga.

ze/a .IMercanri/, 3 de junho de 1999, p. A-5.
zl Cf. Assis MOREIRA "Mercosul e EU avaliam negociag6es", Greta iMercan
rf/, 21 dejunho de 1999, p. A-5
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blocos e nio em panes, da mesma maneira que o efetuado, por exem-

plo, no imbito do NAFTA"
Na verdade a posigao brasileira nio era a de demonstrar pressa

na 6lxagao de acordos. Conforms dava a entender o embaixador Jose

Alfredo Grata Lima, subsecretgrio gerd de Assuntos Econ6micos, de

Integragao e de Com6rcio Exterior a atitude nas negociag6es syria de

muita prud6ncia, ja que o governs teri um puzo bastante bongo para
realizar a abertura nos acordos com a Uniio Europ6ia. Segundo ele,

"estamos falando de um horizonte de 2005. Durante esse perfodo te-

remos condig6es de nos preparamios do ponto de vista econ6mico e

administrativo para montar uma equips negociadora e para nos apart '

Ihamlos para a negociagao ". . . -:
Se o6lcialmente o governs tinha asta posigao os empresarios nao

exig6ncias sanitfrias e fitossanitgrias e regra de jogos.
Para outros emoresirios como Roberto Teixeira da Costa, coor-

denador da segao brasileira do Conselho de Empresarios da America

Latina, o maier entrosamento deveria ser frito com maier rapidez com
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a ALCA e n5o com a Uniio Europ6ia, em fungao de vfrios motives.

Entre estes, pelo menos tr6s: o primeiro de ordem geogrffica, jf que o
territ6rio americano 6 muito maid pr6ximo; em segundo lugar a pauta

de negociag6es com os Estados Unidos este muito maid avangado do

que com os parses europeus; e, por iiltimo, porque 6 maid dificil nego-

ciar com a Europa, ja que 6 composta de vgrios parses, enquanto os
Estados Unidos se constituem em um 6nico bloco, monolitico"

Segundo dados recentes, novo entry dez dos principais produtos

vendidos polo Brasil ao continents Europeu sio constitufdos por mat6-

rias primas ou itens que possuem baixo valor agregado como as com-

/modff/es. Por exemplo, de janeiro a abril de 1999 o pars exportou para

a Uniio Europ6ia 33qa de suds exportag6es, enquanto para os Estados

Unidos o total foi de 26qo25

No que diz respeito aos subsildios agricolas, 29 membros da Or-

ganizagEio para Cooperagao e Desenvolvimento Econ6mico OCDE

Haslam em porno de 366 bilh6es de d61ares em subsidios, sendo que

dente montante, 142 sio utilizados por 15 parses europeus, 97 bilh6es

polos Estados I.Jnidos e 56 bilh6es pelo Japao".

E contra asta polftica de subsidies que parses como o Brasil tem

fincado p6, porque se torna praticamente impossivel competir nesses
mercados com as mesmas chances de igualdade.

Como asta questao era tratada polo governs brasileiro? O chan-

celer Luiz Felipe Lampr6ia 6 muito clare a este respeito. Para um pals,

a4 Sobre este parfgrafo e o anterior ver materia de Livid FERRARI E Lydia RE-

BOUQAS -- "Empresfrios querem participar das negociag6es", Gazeta .A4ercan/i/,

29 dejunho de 1999, p. A-ll. .. ...-',
25 Cf. Joie Carlos de Souza MEIRELLES -- "Comega a concentragao para zuw ,
Gazeta M rcanff/, 24/25 de junho de 1999, p. A-2.
" Idem, idem.
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diz ele, "homo o Brasil que 6 um dos parses mais eficientes na produ-

gao e exportagEio de produtos agricolas e que conga com condig6es na-

turais imparts na produgao disses bens, a agricultura serf o fema prio-

ritgrio nas negociag6es''''

Dentro daquilo que se considera uma visio realista e pragmatica de

atuagao do govemo brasileiro, entretanto, nio era por causa disso, que o

pals se recusaria a levantar outras quest6es. Segundo Lampr6ia "n:io po-

demos contudo, nos furtar das negociag6es de tarifas na aea industrial,

onde teremos necessariamente que fazer algumas concess6es para con-

seguirmos contrapartidas nas nossas head de interesse prioritgiio ''"

Apesar de os europeus considerarem que o Brasil ainda se mant6m

muito na defensiva e protecionista no setter nlnanceiro, em outras areas o

govemo ja se mostrava disposto a iniciar as negociag6es imediatamente.

Entendo as discuss6es com a Uniio Europ6ia e Aka como pedei-

tamente compativeis e normais nas relag6es econ6micas brasileiras, Fer-

nando Henrique Cardoso dizia que isto nio era uma contradigao, nem

oposigao, mas simplesmente a ampliagao de oportunidades. Conforms o

presidents brasileiro, inclusive ja se podia inclusive tomar algumas me-

didas: fixar julho de 2001 como limits para o inicio das discuss6es refe-
rentes is barreiras tarif3das existentes entry MercosuVChile/Unigo Eu-

rop6ia, fnsando que a data era um limits final e nio initial. Prosseguin-

do dizia que ''em relagao is barreiras nio tarif5rias, nio estabelecemos

limited de tempo, das podem iniciar imediatamente ''"

27 Cf. Luiz Felipe LAMPREIA -- "Jogo de xadrez comercial", Car/a /n/ernaclona/:
Sio Paulo: NUPRI/USP (78), agosto de 1999, p. 1-2.
" Idem. idem:
a9 Cf. Lfvia FERRARI e Luciano SOMENZARI "Economia jf este em recupera-
gao diz FHC", Gaze/a JMercan/i/, 29 de junho de 1999, p. A-10.
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lado, completamente desfavorfvel aos interesses brasileiros, passando

de um superavit de 6 bilh6es de d61ares em 1992 para um deficit de
2,1 bilh6es, principalmente em fungEio do protecionismo praticado pe
los parses europeus no setor agricola

A presenga brasileira ngo s6 na Reuniio de Capula, mas em ins-

tituig6es homo a Organizagao Mundial do Com6rcio, tem indicado
bem quais os interesses em jogo. Se na OMC grande parte da atuagao
brasileira tem se manifestado de maneira ainda um tanto reticence,

mais na defesa, -- apesar dos discursos contrgrios -- ja no que diz res-

peito a questao agrfcola a postura adotada tem sido diferente.

Para defender-se de que tem utilizado expedientes protecionistas

como o Programa de Exportagao -- PROEX, o governo alega que antes

de implementa-lo notificou a OMC, justinlcando mesmo que ele n:io
traz danes aos concorrentes. Nests caso especffico, o Brasil lanka mio

de clfusula da pr6pria OMC de beneffcio de pa(ses em desenvolvi-
mento, utilizando o conceito de nagao menos favorecida, que prev& a

redugao gradativa de subsidios em areas importantes para o desenvol-

vimento do pals.
Nos demais setores onde a postura defensiva tem fido observada,

a explicagao 6 de que asta timidez "tem sido pautada pdas preocupa-

g6es com as car6ncias competitivas das empresas brasileiras e com a re-

dugao da liberdade no mango das politicas pablicas dom6sticas""

Enquanto tem procurado atuar cada vez mats nos foros interna-

cionais, na defesa dos seus. interesses, pautando-se polo aumento da

2

32 Cf. Luiz A. P. SOUTO MAIOR - "Cimeira America Latina-Caribe-Uni5o Euro-
p6ia: estrat6gia e realidade". Car/a /nrernaclona/, Sio Paulo, NUPRI/USP (77), ju-
Iho de 1999, p. 3.
33 Cf. Sandra Po16nia RIOS --"Os empresarios e a OMC", Car/a /lz/ernacfona/, S5o
Paulo: NUPRI/USP (76), julho de 1999, p. 6.
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interdepend&ncia, o Brasil nem por isso deixou de lado outros tomas,
como a necessidade de assinar o Tratado de Nao-Proliferagao Nuclear,

a 6nfase em quest6es ambientais e nos direitos humanos. Outros itens

como o trffico de drogas e o terrorismo, tem ocupado igualmente, no

imbito regional, a ateng:io do govemo brasileiro.

OBSERVA(6ES FINALS

Como dizia o embaixador Luiz Augusto de Castro Nevis, coor-

denador da Reuniio de Capula, a politica extema brasileira estava a-

tuando em quatro pianos: "a construgao do Mercosul, o seu aprofun-

damento rumo a um mercado comum, as associag6es com outros par-

ceiros como o Chile e a Bolivia e os pianos bi-regionais (ALCA e U-

niio Europ6iay '"
Com vgrias frentes simultaneamente, dove-se concluir que todas

das estqam operando interligadas. Ou bela, como lembrava o embai-
xador, grata-se de uma atuagao como se fosse em um jogo de xadrez,

quando se move uma pena afeta o jogo como um todo, no caste a polf-
tica externa brasileira.

Por ipso mesmo a posigao do govemo brasileiro n5o era de as-

sumir compromissos definitivos. Em semingrio preparat6rio para a

Reuniio de Capula entre os parses da America Latina e Caribe e Uni-

go Europ6ia, realizado em 10 de junho de 1999 na cidade de Sgo Paulo,

o chanceler Luiz Felipe Lampr6ia informava que "6 claro que n6s ngo

vamos tomar decis6es finais (...) o que pretendemos 6 langar as negoci-

34 Cf. Maria Helena TACHINARDI "Acordo com EI.J reforga politica extema do
pars", op. Cit.
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agnes em bases equilibradas, que reconhegam os legitimos interesses de
todas as panes, e que portanto levem em consideragao o nosso interesse

direto numa liberagao crescente e uma aproximagao nova

O pr6prio mandate negociador obtido pda Uniio Europfia 6 um

valioso elemento para as pretens6es brasileiras, ja que com este ins-

trumento pods-se utilize-lo para mostrar aos Estados Unidos que n8o
ha necessidade de se tomar decis6es precipitadas para acelerar a for-

magao do Acordo de Livre Com6rcio das Americas-ALCA

O comportamento da Chancelaria brasileira obedece a principtos

pragmaticos e realistas, in6meras vezes realgado polo governo. Sem

pressa para tomar decis6es, o pals tem investido nas negociag6es mul-

tilaterais porque n8o t6m, ainda, capacidade suficiente para ditar re-

gras. A participagao nos processos de integragao regional e interregio-
nal inserem-se dentro da estrat6gia global brasileira de que, isolada-

mente, o pals ngo conseguira projetar-se da maneira coma deseja.

Enquanto into, procure preparar'se da melhor maneira possivel pa-
ra enfrentar os desafios frente aos demais pailses grander pot6ncias, inclu-

sive capacitando pessoal t6cnico, ainda insuficiente para operas em villas
fuentes simultaneamente, como admits o pr6prio govemo brasileiro.

A participagao em blocos regionais ou intenegionais 6 percebida
como conveniente nio s6 para o cano individual, mas tamb6m, para os

demais parceiros do Mercosul e da pr6pria Unigo Europ6ia que assam

v6em reforgadas suas posig6es ftente aos Estados Unidos abrindo,

portanto, outras op96es
Embora into deja uma verdade, pai.ses como o Brasil nio tem se

esforgado para concluir com rapidez o acordo de libre com6rcio entry

35 Cf.
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o Mercosule a Uniio Europ6ia. Este componamento 6 justificado pe

lo fato de que a16m de estar enfrentando problemas com seu balango
de pagamentos, o pai.s ja vem reduzindo de maneira satisfat6ria as ta-

iifas nos dltimos tempos.

As crfticas que o govemo brasileiro t6m feito is nag6es altamen-
te industrializadas, contra os protecionismos, a falta de maiores inves-

timentos e transfer6ncia de tecnologia, sio realizadas com o intuito de

tentar sensibilizf-las, procurando, retoricamente convenc6-las de que

todos sairiam ganhando, melhorando as condig6es dos pai.ses que se

encontram em estagios de desenvolvimento ments avangados. Contu-

do, o govemo tem consci6ncia de que as relag6es internacionais nio

sio fundamentadas em principios que levem em consideragao as dis-
paridades internal dos parses, nem as assimetrias entre des.

Como a capacidade que o pai.s tem para alterar as regras de fun-

cionamento do sistema internacional sio extremamente limitadas, ren-

ta apenas utilizar os expedientes de que tem langado mio ao longo dos

6]timos ands, coho tem feito dentro do contexto do mundi globaliza-

do, clamando pda necessidade de cooperagao cada vez maior, ja que

todos sends interdependentes seriam afetados igualmente pdas crises
dos parses menos desenvolvidos. Polo que se tem observado nas inQ-

meras reunites entry os dois lados, esses argumentos, contudo, pare-

cem nio ter surtido o efeito desejado. Dado resultados pouco satisfa-

t6rios do encontro de Seattle ao final de 1999, com os govemos da

America Latina, entre des o Brasil, preparando-se, desde jf, para os
debates de 2005
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