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O II)EAI.ISMO E A PAZ MIUNDIAI."

ShigueKoli Miyatnoto

Dept' de Ci6ncia Poll.tica do IFCH/UNICAMP

O objetivo deste texts 6 fazer uma discussio introdut6ria - e 6
assim que dove ser literalmente entendido -- da concepgao idealista

que permeia, em diferentes momentos, as relag6es internacionais
O idealismo pods ser interpretado como um conjunto de princf-

pios universais que defends a necessidade de se estruturar o mundo
buscando o entendimento, atrav6s de condutas pacifistas, onde a con-

fianga e a boa vontade sejam os motores que movimentem a Hist6ria.

Tail procedimentos deveriam, portanto, orientar o relacionamento sqa

entry os indivi.duos, deja entry os Estados, ou destes com os demais

agentes do sistema internacional, opondo-se is politicas que t6m vigo-

rado at6 o moments, privilegiando o poder e o uso da forma. Alguns

autores que trataram, em diferentes periodos, do id6ario da paz, bem

coma suas id6ias estgo aqui mencionados .Sio objeto de atengao os

O presents texto contou com recursos do CNPq, atrav6s de bolsa de produtividade
concedida ao autor.



principios nos quads asta teoria encontra deus fundamentos nos aaas :)

mais pr6ximos, principalmente a partir da d6cada de 20. Procura-se, o

Lamb6m, explicar o fracasso do idealismo em um mundi extrema- =)
monte conturbado, no perfodo de entry-guerras e ap6s, quando a read- :)

poJlffk levou nitida vantagem. )
Ainda que rapidamente, tomas estas quest6es estgo aqua discuti- :)

das. Os defensores da paz, apesar dos revezes, t6m se mantido no ce- I)

ngrio, sobrevivendo ao lingo dos s6culos, contrariando aqueles que :)

acreditam que o homem 6, por natureza, sempre belicoso, portanto in I)

capaz de viver em uma sociedade sustentada em principios de condi- :)

v6ncia pacifica universais. J

Ao que judo indira, o ]imiar do pr6ximo s6culo em nada diferirf :)
da tiltima d6cada do s6culo XX. Polo menos nio se constata a exist6n- :)

cia de projetos ou propostas de transformagao da estrutura de poder I)

que vigora no sistema mundial, com chances de serum respeitados por :)

todos. O que se verifica, isto sim, 6 uma voracidade dada vez maier -)
dos Estados, dos governos, dos setores financeiros e indusLriais, etc., )
para conquistar mais influfncia, maier poder e principalmente mais I)
mercados. J

Etta forma de gerenciamento do sistema internacional tem fido )
caracLerrstica, n5o apenas dos ands maid pr6ximos, mas de pratica- :)
monte todd o atual s6culo. e tamb6m dos anteriores. Com certeza, ngo :)

se encontrarf no periods contemporaneo intervals razoavejmente am- I)

plo, de algumas d6cadas, ou at6 maid modesto de um ou doin lustros, I)

)
)

)
)
]
)

3
)
)
)

Considerag6es preliminares
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C em que o mundo ngo estivesse mergulhado em uma infinidade de con-

C flitos regionais, abarcando dais ou dais Estados, seja na America La
C tina. na Africa, no Oriente M6dio, no sudeste asiftico ou em qualquer

L- outro lugar do planeta.

C Os motives que [&m empurrado os parses cm diregao a tail dis

C c6rdias praticamente ngo se alteram. Pods-se mencionar, entry outras

C causal, as disputas territoriais, os nacionalismos, as diverg6ncias no

C plano econ6mico, as quest6es 6tnicas e as intolerfncias religiosas. Os

C tempos atuais s8o fecundos em exempjos, com os problemas 6tnicos

C (entry hutus e tutsis, na ex-lugoslavia, etc.), e religiosos (na Arg61ia,
C na Irlanda do Norte, etc.), preenchendo considerivel espago na media

\.- falada e escrita.

C O surgimento de novos Estados com a fragmentagao de gran-

C des imp6rios e a reivindicagao de grupos diversos (muitos desses le-
C vantando a bandeira de necessidade de se encontrarem sojug6es satis-

C fa[6rias paid minorias oprimidas), principalmente a parlor dos anon 50,

C t:m ocupado a agenda mundial, junta com outros tomas de igual im-

C portancia, no dia a dia das Brandes potencias
(- Obviamente, que essay demandas de separatismo, feitas com in

C tensidade cada vez major, t6m tide baixa receptividade, jamais enron

C brando guarida nos atuais Estados onde problemas dessa natureza

C existed. Entry outros locals, into acontece na China, na Italia, na Es-

C panha, na Franca, no Canada, no Sri Lanka e inclusive nos Estados

C Unidos. Por isso mesmo, noticias sobre movimentos seccionistas t6m-

C se tornado acontecimento corriqueiro hf vgrios ands. Muitas vezes sia

C utilizadas formal pouco convencionais de atuagao, sem que alternati-

C *,as adequadas sejam apresentadas, contemplando interesses dos lados

\" comprometidos

C
C

C 3

C
C
.f



Conflitos dessa natureza. ora com intensidade major, ora com =)

amplitude manor sempre existiram, e entendidos nomlalmente come :)

fates absolutamente corriqueiros, sends, portanto, uma das caracterfs- I)

ticas do sistema internaciona]. As polfticas de todos os Estados, indo- :)

pendentemente de deus tamanhos e de deus poderes, tEm assam, como :)

uma de suas prioridades, preservar, enquanto for possfvel, a integrida- I)

de de deus territ6rios, apoiando-se em concertos por muitos considera- I)

dos ultrapassados, coma seguranga/defesa nacional, soberania e outros )
de semelhante tear. I)

Em noms disses interesses e de tail princfpios, dual guerras var- J

reram e destrogaram principalmenle a Europa na primeira metade do )
s6culo XX, com um interregno de apenas duas d6cadas. Os acordos, :)

por mats duros que fossem com os derrotados, forum considerados le- :)

gftimos; a estes tiltimos pouch foi concedido, a nio ser quando ante- :)

ressava aos vencedores sanear um ou outro pars para que sous inves- J

timentos posteriores se tornassem exeqtiiveis. J
A ordem mundial coma a verificada nos anon 20. na d6cada de :)

40 e nos ]ustros posteriores, nio se constituiu em nada a16m da vonta :)
de dos maid forbes. Coma diz o ex-secretgrio de Estado norte- :)

americano Henry Kissinger, na introdugao de um de sous livros, a es- :)

[abijidade do sistema internacional & sempre legftima, porque dove ser :)

aceita por todos, mas [al legitimidade "nio dove ser confundida com :)

.justiga]mas representa, into sim] um consenso international sobre a -J

nalureza de combinag6es que funcionem, e sobre fins e m6todos ad- :)

missfveis para pojftica exterior". I I)

I Cf. Henry KISSINGER - O /7tundo /esrau/'ada, Rio de Janeiro: Livraria Jose "'\
Olympio Editora, 1973, p. I. ..

)
)

)
)
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Amparando-se em ditames como esse, as poll.ticas externas e
dom6sticas t6m fido formuladas pda comunidade internacional ao
longs dos anon, com os Estados procurando com naturalidade atender
constantemente aos sous objetivos, por mats egofsticos que sejam, ora

isolada ora conjuntamente, de acordo com as suas conveni6ncias. Ao

se comportarem assim, os governos nada maid t6m frito do que tragar

linhas de condutas para sous parses, apoiados em polfticas de poder,

nem sempre considerando o Estado vizinho homo amigo, mas apenas

como aliado, enquanto sous interesses coincidirem. Constituem-se in-

clusive associag6es, agrupam-se em blocos com outros parses e bus-

cam atingir polo menos doin objetivos: fortalecer sua pr6pria capaci-

dade no fmbito regional reduzindo os riscos a sua seguranga ja. que

protegidos por protocolos, acordos, etc.; e, como membro de uma

instfncia desse porte, atuar com mais desenvoltura no amplo tabuleiro

do poder global, vis-a-vis aos demais blocos.

No decorrer do s6culo, asta postura adotada para o encaminha-

mento dos assuntos internacionais tem fido privilegiada por todos

aqueles que operam junta is esferas do Estado, sqa no imbito diplo-
ma.rico, deja nos minist6rios ]igados a arte da guerra, justamente os

segmentos que mais se t6m destacado na formulagao e na implementa-

gao das polfticas exteriores dos parses em dodo o mundo.

Todavia, outros agentes t6m assumido importancia crescente no

cenfrio mundial, hole denominado globalizado, entre os quais os em-

presfrios, as associag6es de classy coma os sindicatos, e as organiza-

g6es nao-governamentais-iNGs(que, em mimero expressive, t6m

ocupado espago dada vez maior em praticamente todos os setores)

Vide, por exemplo, a constituigao (ou tentativa de) dos megablocos homo a ALCA
o NAFTA, a Unidade Europ6ia ou o proprio Mercosul

5
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Nests Qltimo casa, das Ones, ngo se verificam, ainda, influ&ncias de

cisivas nos rumor das politicas externas, principalmente nas dos gran-

der Estados, e muito ments na(re)estruturagao do sistema internacio

nal. Dove-se considerar, por6m, que tail organizag6es estio progressi-

vamente adquirindo maior importancia, atuando principalmente como

grupos de press:io.

No p6s Segunda Guerra Mundial diversas teorias procuraram

explicar os mecanismos de funcionamento do mundi, como os Esta-
dos agem, isoladamente ou em grupos, participando de organizag6es

internacionais, na busca de quais interesses e come os atores operam

criando rides cada vez mais complexas, sobretudo nos anos 80 e 90.'

Desde o recs/isn20 que adquiriu forma ancorado na compet6ncia de sous

argumentos, mostrando homo o quadro mundial estava sendo construido

nos ands 40, passando pdas novas tend6ncias designadas de /zeo-

rea!isms, {nterdepeKdencia, estabilidade hegem6nica, globatizagao, re-

gimes intermLcioriais att a "jim da hist6ria" e o "choque de civiLiza-
faes", o que se verificou foia 6nfase acentuada na disputa polo poder

entry os diversos agentes intemacionais. lsto 6 verdadeiro, considerando

fundamentalmente as relag6es entry os Estados nacionais, ainda que,

nos lustros mais pr6ximos, o papal desse ator como estrela de primeira

grandeza do cenfrio estqa sendo continuamente questionado.'

3 Cf., por exemplo, o pequeno mas interessante texto de Arendt LIJPHART - "A teo-
ria das relag6es internacionais'', in Cwrso de Re/aides /n/ernac;o/zczfs, I.Jnidade V,
Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia, 1982. Para informag6es mais completas
consultar obras homo o ''manual '' de James E. DOUGHERTY & Robert L.
PFALTZGRAFF, Teorfas e/z pugncz e/z Zas re/czcio/zes f/z/ermczcio/za/es, Buenos Aires

Grupo Editor Latino-americano, 1993 ou Stanley .HOFFMAN (org.) Teorfas con/e/lz-
/)ora/zeus sob/'e /as re/ado/zes flzfer/zczcfo/?cz/es, Madrid:Editorial Tecnos, 1963
4 Para um rgpido mas bom balango das novas tend6ncias conferir Tullo VIGEVANI
et ani, ''Realismo versus globalismo nas relag6es internacionais", I,ucz .IVova (34): 5-
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Estas abordagens t6m privilegiado, na maior parte das vezes, a

capacidade dos sujeitos internacionais na aquisigao de maid poder e na

adequagao do sistema internacional aos sous pr6prios interesses. Ou

sqa, tais teorias preocupam-se em analisar coma se criam e se re-
produzem as relag6es de poder globais, a partir de dados concretos,

medidos por tradicionais indicadores. Entry esses, o territ6rio, as
forgas armadas, os recursos naturais, a populagao e, com 6nfase dada
vez maier nos setores financeiros e na capacitagao tecno16gica, so-

bretudo nas areas ligadas a informftica, a rob6tica, a qufmica fina, a

biotecnologia, e nos investimentos feitos em pesquisa e desenvolvi-
mento.5 A16m, 6 claro, do aumento da interdepend6ncia, no contexto

da globalizagao
6

26. 1994 : tamb6m Gerson FONSECA JR., ''Aspectos da peoria das relag6es Interna-
cionais'', Pa/mica fxfer/za, 3 (3): 72-100, dezembro dc 1994; Fred HALLIDAY, '' A
uerra fda c seu Him: conseqii6ncias para a peoria das relag6es intcrnacionais'', Co/z-

fexro /n/ernaci0/7a/, 16 (1): 53-73, janeiro4unho de 1994; Francis FUKUYAMA - O

.P/zz da /z£sr6rfa e o [;/fina /zo/view, Rio de Janeiro: Rocco, 1992; Samuel
HUNTINGTON - O c/hogue das cfv//fzafdei, Sio Paulo: Objetiva, 1997; Kenichi
OHMAE, OJi/ z da Esrado A'aldo, Rio de Janeiro; Editora Campus, 1996. Uma lei
aura maid crftica pods ser cncontrada em D. J. SARKIS - "EI neorealismo cn la re-
flexi6n contemporanea: una resefia crftica'', l?ev;s/cz A/exicc /26z de C;e/zc/as Polfrfc'as
y Socfa/es (153): 9-47, 1993
5 Ver, acerca de algumas dessas caracteristicas, o texto dc P. RENOUVIN & J
DUROSELLE - /n/rad fda /2fs/circa das /'e/af des in/e/'pzczcio/zczfs. Sio Paulo: Difel
Editora, 1967. : John Stoessinger - O porter das /lczf6e.s - a po/ ica inrernaciona/ de
/lasso fentpo. S o Pau/o; Editora Cultrix, 1978, especialmente p. 22-57 - " O sistema
das Nag6es-Estado e a natureza do poder"; Joseph S. Nye Jr., ''As novas dimens6es
do poder'', Didlogo, 1 (23):45-47, 1990

extensa a bibliografia que grata dense assunto nos dltimos ands, e que pode ser
consultada na pr6pria biblioteca do Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas da
Unicamp
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O idegrio da paz :)

Por outro lado, verifica se, igualmente, que estes elementos at6 1)

aqua citados, nio t6m sido as tinicas fontes de inspirag5o para a gesta- :)

gao de teorias que s6 t:m homo pixo central o conflito. Na verdade, o

par! passel a essay elucubrag6es, sempre houve propostas advogando a I)

construgao do mundi com base em outras perspectivas, a16m da min- :)
[ar. Poderfamos mencionar entgo os prqetos contemplando um cenfrio :)

sem conflitos, uma visio ut6pica de homo se deveriam comportar as re- :)

lag6es inter-estatais, aL6 o aumento do gra de co/$1a/zfa rec@roco. o

Neste iltimo casa, porfm, nio se ejiminam as guerras. O con- :)

ceito de aumento de grau de confianga, conforme Hugo Palma, diz :)
respeito a promoggo de "um tipo de relagao de alta qualidade, possibi- o
litando o incremento da seguranga entry dais ou maid adores internaci- :)

onais (...) e as possibilidades de interagao amistosa".7 )

Se, historicamente, o mundi se viu atingido por centenas de :)

guerras, as mesmas nio se tornaram perenes, com periodos intermi- :)

Lenses de paz, is vezes duradouros. A id6ia hobbesiana de "estado da )
natureza" como estamos acostumados a estudar, 6 apenas um recurse :)

te6rico, um tips-ideal, e jamais comprovado empiricamente. Por outro :)

lada, quando pensamos o mundo sob outra perspectiva, uma estrutura :)

onde os conflitos nio existam, devemos ponderar que, obviamente, o )

proprio conceito de paz tamb6m merece esclarecimento adequado. A I)

percepgao das Brandes potencias sobre o assunto n£o 6, com certeza, a :)

mesma dos pequenos ou m6dios parses. Enquanto para as primeiras, a =)

Cf.. Hugo PALMA - ''Medidas de conHlanza reciproca '', Santiago: Comisi6n ,-\
Sudamericana de Paz. 1988. '-'

)
)

)

)
)

)

)8

)
)
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paz f a aus&ncia de um conflito global, para os demais Estados tal si-

tuagao este identificada com a preservagao de sua soberania, com a

integridade de seu territ6rio.'
Autores como Raymond Aron chegam, inclusive, a propor tipo-

logias da paz(equilfbrio, hegemonia e imp6rio) enquanto outros priori-

zam a elaboragao de mecanismos para se garantir o fim da guerra atra-

v6s de um governs mundial, de um sistema de seguranga coletiva, etc.'

Nio sgo poucos aqueles que se preocupa(ra)m com a possibili-
dade de exist&ncia de um mundo mais justo, onde prince.pies morais,

do ''dover ser '', pudessem falar mats alto do que os interesses pura-
mente politicos, econ6micos ou estrat6gicos;io onde a obedi6ncia is

instfncias inter/supranacionais se constitufsse em regra e ngo em ex-

cegao, e o respeito aos direitos de todos devidamente assegurado. A

questao dos direitos, principalmente no que tango aos indivfduos, tem

permeado com freqti6ncia cada vez major as relag6es internacionais e

se constitufdo em um dos grandes tomas dos anos 90.

8 Cf. J.A ARAUJO CASTRO - "Fundamentos da paz international: balanga de poder
ou seguranga coletiva?", l?avis/cz Brasfle/ra de Po/#iccz //zfe/'/zac/o/ia/ (49-50): 7-23,
margo4unho de 1970
9 Cf.. Raymond ARON - Pafx er .gzferre e/zrre /es /zczrions, 6". edigao. Paris: Calmann
Levy, 1975, p. 158
o Sabre a possibilidade dc caminhar para um mundo em paz consultar Chaldwick
ALGER & Michael STAHL(eds.) - Ajasrpeace !hroilgh fran Hor/7zarlan. Baltimore
Westview Press, 1988
I Uma discuss5o sobre o assunto pods ser encontrada, no Brasil, por exemplo, atr&-

x6s da okra de A . A .CANGADO TRINDADE - A prorefdo fnrernaclonai dos di
reitos Itnl'lanes - FunMntentos juridicos e irtstrttlltentos I)dsicos. Slo Paulo: Ed\tata
Saraiva, 1991 . Ver, ainda, R. J. VINCENT - Ht{/7zan rig/zrs and imre//zaffo/za/ /'e/a/i-
o/zs, Cambridge University Press, 1986.
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Apesar de numericamente inferior, e em condig6es nitidamente
desconfortfveis frente is obras que concebem o mundo fazendo a

apologia das relag6es de forma e de poder, aquelas que trilharam em
sentido oposto a asta iltima tend6ncia tamb6m foram bastante divul-

gadas. De Marsh.lio de P5.dua no s6culo XIV, ao idealismo inspirado

nos 14 principios do ex-presidents norte americano Woodrow Wilson,

nio esquecendo do Abade de Saint Pierre, Grotius, Thomas More e

Kant, nio nos esquecendo tamb6m dos conhecidos textos de Jean-

Jacques Rousseau, is propostas de um mundo sem vio16ncia, ou am-

parados no bin6mio paz e amor, conforms apregoavam os ''hippies:
nos anon 60, ou atrav6s da forma da verdade de Mahatma Gandhi, a re-

alidade 6 que estes pensadores viveram em situag6es extremamente

adversas.izVale lembrar que o planeta estava(e continua) sends alva

de intensas disputas, desde imemorfveis tempos, da 6poca feudal a.

constituigao dos Estados nacionais como modernamente os conhece-
mos, at6 a alteragao constants das linhas fronteirigas ou fragmentagao

de territ6rios, fazendo surgir ou desaparecer parses

Ngo foi, contudo, apenas a conjuntura hist6rica que impediu vi-

s6es pacifistas com modelos ideais de transformagao e funcionamento

do mundo, de terem sucesso. Dove-se considerar que os pacifistas ngo

pregavam sozinhos. Ao mesmo tempo que des exercitavam sua tarefa,

tend6ncias opostas batiam-se pda reczZpo/flit, com posturas e argu-

mentos que sensibilizavam muito mais os governantes e atendiam aos

: .Cf. Marsiile DE PADOUE, Le adbnse r de la pall, Pat is: Librarie Philosophiquc
J. Vain, 1968; Abba de Saint Pierre - Prove/ po lr /e/zd/'e /a pizlx perperzfe//e e/z Zu

r0/2e, Paris: Fayard, 1986 ; Hugo GROTIO - Z)eJ derecho de /a gtfei'ra y de Za paz, 4
tomos. Madrid: Editorial Reus, 1925;Thomas MORE - C/fopfa, Lisboa: Publicag6es

Europa-America,1973; Immanuel KANT - A pczz perpZrua, Porto Alegre: L & PM
Editores, 1989.
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interesses destes 61timos, tanto para manter sous territ6rios quanto

para aumentf-los. '

As concepg6es pacifistas at6 poderiam demonstrar-se iteis e in-

teressantes para os reid e senhores feudais, mas apenas quando sous

poderes ja. estivessem plenamente consolidados. Nestas circunstancias,

valeria a pena pensar, falar e realizar tratados almejando a paz, demar-

cando fronteiras, criando direitos e deveres, mas confortavelmente a

parter de situag6es de forma. A16m do maid, ao contrgrio dos apologis-

tas do poder, quash nunca os defensores da paz ocuparam cargos poli-

ticos ou estiveram em posig6es estrat6gicas para influenciar ou im-

plementar poll.ticas pablicas sustentadas em sous principios. Na maior

parte das vezes, os pacifistas mantiveram-se distantes dos /oci decis6-

rios, e suas pregag6es tinham pouca ressonancia; pareciam perdidos no

meio de um deserto. Abe-se a isto tudo o pr6prio advento do Estado

Nacional que, ao opor interesses tio conflitantes, jamais permitiu bre-

chas para que os ideais de um mundo justo e sem guerras pudessem
triunfar.

Como se v6, nunca uma concepgao de mundo marchou isolada-

mente. Prevaleceram entretanto, os pontos de vista dos que apoiavam

um /nn/ldo:/brea, e que lutavam pda edificagao de ujna ordem mundi-

a] atendendo tio somente is pretens6es do Estado, dos governantes e

dos detentores do poder.

Desde a .Repz2b/fca de Platao, da arte de faber a guerra de Sun

Tsu, ou dos pensamentos de Nicolas Maquiavel, de Thomas Hobbes,
de Car von Clausewitz, ou de Henry Kissinger, a poll.tina de poder

3 Sobre este concerto, ver por exemplo Michael Joseph SMITH - Rea/fsr r/zoughr
Brow Weber ro Kissinger,' Peter PARET(ed) - Makers of nader/ strareg)-/Font Ma-
c/slave//i ro f/ze /zzlc/ear age. Princeton University Press, 1 986

11



com o uso da forma e da viol&ncia com freqiifncia falou mats alto.i4 1)
Em grande parte estes autores atendiam, de maneira bem mats con- :)

vincente, aos interesses em todos os sentidos, dos parses do qual fazi- ]]

am parte. Caminhavam ao encontro dos desejos, se nio do Estado, I)

polo ments dos governantes e daqueles que naquele momento tinham- i3;

se assenhorado dos aparelhos estatais, fazendo com que judo funcio- :)

nasse ngo s6 ao navel dom6stico mas tamb6m no plano externo segun- ll)

do suas vontades. ]::

Se, por6m, fiz6ssemos um corte temporal, poderfamos lembrar :)

que a id6ia de um mundo pacifica, dentro daquilo que se convencio- :)

nou chamar idealismo 6 recente, a de paz nem tanto, polo contririo 6 :)

bem antiga, coma veremos maid adiante como tamb6m s5o as areas lb

de ci6ncia politica sfrfcro se/is , e a de relag6es inteinacionais, rome- :)

tendo-nos a segundo d6cada dente s6culo. Um pequeno parfgrafo so- :)

bre aquele memento sera 6til e ajudarf nossas reflex6es. :)

A Primeira Guerra Mundial trouxe resultados devastadores, mas I)

nem por ipso solug6es adequadas foram encontradas para satisfazer ga- :)

nhadores e perdedores. Coma 6 sabido, o Tratado de Versalhes, conside- I)

rado draconiano polos derrotados, ngo foi suficiente o bastante para que r:)

mats de uma geragao se visse libre de conflitos como aquele. 's :)

A insatisfagao de parses coma a Alemanhajf se tornara visivel, :)
e poucos ands depois judo recomegaria: o avango do nacional- .113

14 . Cf. Platao, A Reply/ica, Lisboa: Fundagao Calouste Gulbenkian, 1987; Sun TSIJ :)

,4 ane de/acer a g errs.' Nicolas MAQUIAVEL - O Prhc@e, Sgo Paulo: Abril =)
Cu[tura[, ]973; Thomas HOBBES, O Z,ev/ezra, 2' edigao,Sao Pau]o: Abri] Cu]tura], I.:
1979; Carl von CLAUSEWITZ - Da guerra, Lisboa: PerspecLivas & Realidades, )
1976; Henry KISSINGER, op. Cit. =:ll
5 Sobre essas negociag6es ver, por exemplo, Henry. KISSINGER - D;plomczcfa, Rio ,.-}

de Janeiro: Livraria Francisco Alves, Editora, 1 997, especialmente p.254-287.. r
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socialismo alemgo e do fascismo italiano, a16m da politica expansio-

nista do imp6rio nip6nico, Cram muito claros, sinalizando que a ordem

estabelecida polos vencedores deveria ser novamente alterada, pda

forma das armas.
Por isso, o modelo proposto por Woodrow Wilson nio tinha

chance de ser corrado de 6xito. Conhecida como os 14 pontos, a pro '

posta de W. Wilson, encaminhada ao Senado norte-americano em 08

de janeiro de 1918, contemplava t6picos como o fim da diplomacia
secreta e do colonialismo, a criagao de uma entidade que vida a ser a

Liga das Nag6es, a livre navegagao mariltima e a limitagao de equipa-
mentos b61icos. Nio s6 o abandono disses prince.pios na Confer6ncia

de Versalhes, mas o proprio declinio politico sofrido por W . Wilson e

a nio observfncia dos ideais lavrados na Carta da Liga das Nag6es

contribuiram para que o idealismo enfrentasse rudes golpes logo ap6s

seu surgimento. ''
As constantes invas6es de outros territ6rios, poucos anos depois

do desfecho da Primeira Guerra, por parte da Alemanha e do Japao, a

exist6ncia de parses colonialistas fortis como a Franca e o Rhino Uni-

do, e a pr6pria recusa norte-americana -- mais interessados na Doutrina

Monroe -- em participar do que syria a primeira tentativa de organiza-

6 Cf., por cxemplo, Benoni BELLI, ''/nferdependZ?lela assfmZfrfca e /zegoc£af8es
?zalffla/e/c:Efs; O .Brush/ e o regime Infernczciona/ de ComZrcio, /985 a /989, Disser-

tagao de mestrado em Ci6ncia Polftica apresentada a UNICAMP, em 1994
mimeo;

Jacques DROZ, //isrofre d@/0/7zrzr;gaze de 1648 a 1919, Paris: Dalloz, 1982. In6me-
ros manuais sobre Direito International ou obras que tratem das relag6es internacto

nabs desse perfodo trazem inforinag6es suficientes para o entendimento dessas ques-
t6es. Ver, por cxemplo, Pierre RENOUVIN (org.) - Hfs/o;re des /'e/arlons f/zfernaci-
oiza/es, 3 volumes,'Paris: Hachette, 1994, particularmente o vol. 111, ''De lb/ I a
1945
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A comunidade pedeita - a civiras -- de M. de Padua ''encontra-se

estruturada como um organismo vivo '', enquanto as sein panes da cida-

de, inspiradas na PoZ#fccz de Arist6teles, ''concorrem para assegurar o

desenvolvimento harm6nico e o equilfbrio, condigao essencial da paz:

agricultura, artesanato, governs, guerreiro, Hinanceiros e padres''."

As principais fung6es responsaveis pda paz estio concentradas

no governs, na deliberagao e na justiga. Mas qual a fonts de autorida-

de poll.tica e seu fundamento? M. de Padua diz que ''o legislador 6 o

povo ou o conjunto de cidadaos, ou sua parte preponderante, atrav6s
de seu voto ou a expressao de sua vontade no sein da assemb16ia gerd
dos cidadios''."

Outros autores contemporaneos a Marsflio de Padua, quash

sempre ligados a ordens religiosas(daf, na maier parte das vezes, o ca-

rfter pacifista de sous textos) igualmente vgo abordar a relagao entre

os povos e as soberanias.

No comego do s6culo XVI, contudo, a grande obra que vai tratar

da polftica sob outro prisma 6 a de Nicolas Maquiavel em seu clfssico

O Prz'ncfpe, e que, posteriormente, se converteria em um verdadeiro

marco, um divisor de aguas na area de Ci6ncia Polftica e Relag6es In-

ternacionais. Maquiavel, por6m, tinha tamb6m seu oponente: Thomas

More, concomitantemente, em plano renascimento, escreveria um li-

vro que teria seguidores nos s6culos XVlll e XIX

Em carta ao seu amigo Pedro Giles, T. More encaminhava a

primeira c6pia do texto, solicitando sugest6es e possfveis correg6es,

com o intuito de aperfeigof-lo e publica-lo futuramente, conquanto se

23 lbidem, p. 37

24 lbidem, p. 1 10-1 1 1.
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C mostrasse inseguro com a possibilidade de tornar pablicas suas id6ias

(: Neste livro, Thomas More, atrav6s da figure de Rafael Hittoden, dis

( cursava sabre uma ilha perfeita denominada t/ropfa, narrando suas leis

C e instituig6es. A ]eitura delta obra sugere que a confianga e simpatia

( de More nos homens nio era das mats elogiosas, julgando a grande

C maioria ignorance ; a]6m do mats, apontava outro agravante ao criticar

( ' o fato de que muitos simplesmente desprezavam a sabedoria.25

C Na llha perfeita de More, constituida de 54 cidades, imperavam

( a mesma lingua, leis e instituig6es, com os governantes escojhidos

(I pdas famflias. At6 o principe era eleito em escrutfnio secrete dentre os

t"" quatro homens mais aptos e experientes propostos polo povo.
C Considerada abominfvcl, a guerra 6 percebida como aconteci-

C menlo bruta] e selvagem. Apesar disco, homens e mulheres reserva-

C vam alguns dias do ano para se exercitar na arte militar, preparando-se

C para atuar em casa de necessidade, com a finalidade exclusiva de de-

C fender o pais ou "para ]ibertar os aliados dos inimigos que os invadi-

(" am''.26 A guerra justa -- concerto que vai marcar as discuss6es nos pr6-

C ximos s6culos permeia o raciocinio de T. More, quando enfatiza que

t- os utopianos "vio em auxflio dos sous amigos, ngo s6 para os defen-

C der, coma para os vingar das injustigas cometidas contra des".27 Mas

C s6 com o aval do Senado, ressalva ele

('- A Repablica Utopiana nio tem vfcios, e as ''causas da ambigao e

$ sedigao foram extirpadas", portanto "nio pods haver perigo de disc6r-

C dias avis que demibem o poder". Assim, em Uropla reinam a conc6r-

C 25 Cf. Thomas MORE - C/fopfa. Lisboa: Publicag6es Europa-America, 1973, p. 14-15

(' 26 lbidem, p- 1 14.
; 27 lbidem, p. 114

(
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dia e as leis justas, fazendo com que a cobiga dos prfncipes estrangei-

ros nio consiga abalar o governo da ilha ."

No infcio do s6culo XVlll, entry 1713/17, o Abade de Saint
Pierre, c16rigo como se pods constatar, defendia ja. aquela altura pro-

posta objetivando unificar toda a Europa. Como os acontecimentos

posteriores iraq mostrar, este id6ia s6 serif colocada em prgtica nlu-

fcz/fs /7ztz/a/2dis -- apenas em 1958, e, principalmente a partir dos ands

1990. Trata-se de um projeto para tornar possivel uma paz duradora,

perp6tua nas palavras do Abade, reunindo todos os 1 8 Estados crist5os

com voz na Dicta Gerd da Europa. Do Atlfntico aos Urais, o Abade

de Saint -Pierre contemplava o agrupamento das seguintes soberanias

cristis: Franca, Espanha, Inglaterra, Holanda, Portugal, Sufga(e asbo

ciados), Florenga (e associados), G6nova (e associados), o Estado

Eclesigstico, Veneza, Sav6ia, Lorraine, Dinamarca, Curlande e Dan-

tsik, etc., o Imperador e o Imp6rio, Po16nia, Su6cia e Moscou."

Amparando-se em fete discursos, ao lingo de 700 pfginas (a
obra de M. de Padua tamb6m tem maid de 400 pfginas), o Abade de

Saint Pierre prop6e-se a compreender as primeiras fontes do mal e, por

reflex6es pr6prias, verificar se este mal estava ligado a natureza das

soberanias e dos soberanos, e se era absolutamente sem solugao, e se

dispunha a ''escavar'' o assunto para descobrir se era impossivel des-

cobrir os memos praticfveis para terminar sem guerra todos os diferen-

tes futuros, e para alcangar entry CIGS, a Paz Perp6tua.30

Para o Abade, o formato como a Europa estava configurada nio

evitava o clima e a const&ncia das guerras, porque nio havia vontade

2s lbidem, p. 140
29 Cf. Abba de SAINT PIERRE, op. Cit.
30 lbidem, p. 9-10.

P.
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suficiente para assegurar a execugao dos Tratados. Do mesmo jeito o

equilibrio enLre Pot6ncias homo a (Casa da) Franca e a Austria era in

suficiente para assegurar tanto a paz contra as nag6es estrangeiras,

quanto as diverg6ncias dom6sticas culminando com as guerras avis, o

que implicava, por sua vez, na inseguranga para a pr6pna conservagao
do Estado ou do com6rcio.''

Para resolver problemas homo esse, para aproveitar-se das van-

tagens de um com6rcio perp6tuo entry as Nag6es, as soberanias deve-
riam assinar um Tratado de Uniio e formalizar um Congresso Perp6-

tuo, talvez nos mesmos moldes da Holanda, da Sui.ga ou da Alemanha

e constituir a Uni5o Europ6ia.

O caso alemio 6 por ele utilizado para reforgar a id6ia de necessi-

dade de se formar uma sociedade permanente de todas as soberanias

cristis da Europa. Como no exemplo do ''Corpo Germfnico '' que con-

seguiu juntar em um 6nico bloco as diversas soberanias, o modelo euro-

peu apenas syria mais amplo, langando mio basicamente de mecanis-
mos semelhantes. Ao seu favor, relembra inclusive Henrique IV que en-

dossava proposta mais ou ments parecida ao final do s6culo XVH.''
Com um prop6sito desta natureza, ao se constituir um Tratado

que propiciasse a formagao de uma Unigo s61ida e inalteravel, forne-
cendo a todo o mundi uma seguranga suficiente da perpetuidade da

paz, a totalidade de membros teria mais a ganhar do que a perder.
Portanto, todos os pri.ncipes cristgos deveriam flrmar um pacto desta

imports.ncia, tornando posse.vel a Sociedade Europ6ia, e assegurar o
cumprimento dos artigos que regem alto Tratado."

3t lbidem, p. 37.
32 lbidem, p. 40.
}3 lbidem, p. 96. 34
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As discuss6es que se t6m travado em torno da obra de Kant, re-

ferem-se em grande parte a aplicabilidade ou nio de sells concertos

aos dias atuais, is temfticas contemporaneas.38 A nio concordfncia

entry aqueles que se t6m detido sobre as id6ias de Kant, deixa evidence

a complexidade de sous argumentos e a dificuldade em apreend6-1os.

A leitura revela-se um tanto diffcil. Muito maid do que, a primeira
vista, ou atrav6s de uma olhada um pouco mais apressada fariam pres-

supor. Por isso tudo, Kant talvez sega o autor que mais tem recebido

atengao entry todos aqueles que t6m abordado o fema da paz mundial,

e conhecidos homo pacifistas, idealistas ou utopistas.

Antes de querer discutir exaustivamente o texts de Kant, trata-

remos t5o somente de pontuar um ou outro item; consciente da vulne-

rabilidade de uma abordagem deste tipo, a opgao feita foi, a exemplo

dos outros textos at6 aqui referidos, apenas lembrar a necessidade de,

em algum moments, dada um dedicar especial atengao sobre as obras

disses autores, lendo-as na integra.

Para Kant, os neg6cios de um Estado sgo de sua algada pr6pria,

razio pda qual enfatiza que ''nenhum Estado dove imiscuir-se com
emprego da forma na constituigao e no governo de um outro Estado".39

Esta postura, palpavel em termos hist6ricos, foi um dos itens

maid trabalhados polos defensores da soberania dos Estados . A nio

obedi6ncia a este prince.pio, ao bongo dos s6culos significa, outrossim,

que na hora da implementagao das polfticas externas procurando res-

guardar sous interesses, as grander potencias utilizaram constante-

38 Sobre quest6es desta natureza consultar, por exemplo, Gerson FONSECA JR..
'Aspectos da peoria de relag6es internacionais: notas didfticas'', Po/#£c6z .Erie//za, 3,
(3): 74-100, dezembro de 1994.
s9 Cf. 1. KANT, OP. Cit., p. 29
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monte a forma mostrando claramente a opgao escolhida. Dado fracasso

das experi&ncias verificadas nests s6culo, nunca se alcangando os ob:

jetivos tragados, ora com a Liga das Nag6es, ora atrav6s da Organiza-

gao das Nag6es Unidas.

Os Estados deveriam tamb&m ter regras no relacionamento md-

tuo. Kant condena o uso de m6todos escusos, desonrosos, como hangar

mio de assassinos; isto porque possivelmente mfgoas permanecerao e

prqudicarao, destarte, a confianga reciproca que dove permear as rela-

g6es entry os diversos agentes do sistema internaciona]."

Trafegando em diregao semelhante aos demais autores, Kant

bath-se pda Repablica porque 6 a Constituigao deste modelo politico

que tenderia a levar a paz perp6tua.4i Sob a Constituigao republicans,

ata Kant, o siidito 6 cidadio. Logo, por ocasi5o de um conflito refleti-
ra bastante antes de arriscar-se a uma aventura cheia de incertezas. O

cidadio 6 chamado a participar e a deliberar sobre os grandes proble-

mas. Nio exists nada maior do que refletir sobre a guerra, porque asta

apresenta uma s6rie de elementos negatives como a necessidade de

cobrir as despesas, a exig&ncia da presenga do pr6prio cidadio no
campo de batalha, tendo ainda, depois, que arcar com a devastagao re-

sultante do conflito. Diante deste quadro o cidadgo com pouca proba-

bi[idade se ]angara a ta] aventura, ao contrfrio de uma Constituigao

nio republicana. Nests i31timo caso, alega Kant, o chafe sendo propri-

ethio do Estado pods deliberar sozinho sobre a guerra motivado por

raz6es pessoais ou futeis."

40 lbidem, p. 36

4i lbidem, p. 33-35
42 lbidem, p. 35
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O federalismo constituido de Estados livres 6 a base do direito

das gentes, segundo Kant. O estado de paz 6 entendido homo um dave/"

fmediafo, que precisa ser ancorado em um contrato dos povos entry si,

com uma lila de lipo especial (liga de paz). Tal instituigao 6, por sua
vez, diferente de um tratado de paz, jf que a este este reservado coma

fim uma guerra. Por outro lada, a paz traz consigo a promessa de eli

minar todas as guerras para sempre." Com ipso, assegura-se a conser-

vagao e a garantia da }iberdade de um Estado para si pr6prio, ocorren-

do simultaneamente o mesmo para os demais Estados aliados, sem

submissio a leis piblicas e a uma coergao sob as mesmas."" Inimeros

assuntos como o direito cosmopolitano restrito is condig6es de hos-

pitalidade universal, e a relagao entry moral e polftica a prop6sito da

paz perp6tua, servem para remeter o leitor a novak reflex6es.

Como 6 posse.vel observar, para os autores at6 aqui menciona-

dos, as propostas trazem quake rotineiramente implicita a necessidade

de um panto tentando atingir um ideal de paz universal. Ngo se trata de

uma concepgao como a hobbesiana, cujo intuito 6 o de assegurar a so-

breviv&ncia do indivfduo frente a seu opositor terminando com o ''es-

tado de natureza ''. O objetivo dos pacifistas/idealistas 6 livrar o mundo

do flagelo da guerra, como dezenas de anos depois explicitaria a Carta

da Organizagao das Nag6es Unidas em seu preambulo

A consecugao de um bloco europeu, e depois estendendo-o at6

abarcar todos os quadrantes, a defesa de um modelo republicano de

governo come faziam Kant e T. More, evidenciam a preocupagao em

assegurar-se ngo apenas a soberania dos parses envolvidos mas, so-
bretudo, manger um clima de paz, que pudesse sobrepujar a visio con-

43 lbidem, p. 39-41

44 lbidem, p. 41
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flitiva que grassava em todo o mundo no moments em que faziam suas
reflex6es

A16m disses autores mais conhecidos, in6meros outros se apre-

sentaram abordando problemas relacionados a paz, sugerindo, por

exemplo, a constituigao de federag6es. Entry estes poderi.amos relem-

brar a ''monarchia'' de Dante, de 1315, onde se propunha a exist&ncia

de uma monarquia universal que asseguraria a paz, mas sob hegemo-

nia do imperador. Em 1464 o rei da Bo6mia, George Pediebrad, tam-

b6m pensou em um proDeto de paz perp6tua: em sua versio syria for-

mada uma federagao reunindo os pri.ncipes cristaos, pacto atrav6s do

qual as guerras seriam proibidas
Mesmo prqetos abrangendo unicamente dois parses foram pen-

sados, homo o de Erasmo em Qaere/a Pacts em 1517, cuja preocupa

gao era com a paz permanente entry os.rhinos frances e hispanico.

William Penn em 1693 propugnava pda exist6ncia de uma enti-

dade europ6ia com 90. $ignatgrios, enquanto John Belden em 1710 su-

geria a divisio da Europa em uma centena de prove.ncias incluindo a

criagao de um Senado regional. Nessa m8sma perspectiva Bentham

escreveu ao final do s6culo XVlll, ainda que levado a p6blico apenas

em 1 843, texto defendendo a formagao de uma Dicta europ6ia; Johann

Caspar Bluntschli em 1881 advogava um Parlamento Europeu com

representantes tanto dos governos quanto dos povos

Nos Estados Unidos, William Ladd em 1840 argumentava a fa-

vor da necessidade de fundagao de um Congresso e de uma Corte de

Nag6es, enquanto William Jay, na mesma 6poca, em 1842, almqava a

exist6ncia de uma corte, discursava sabre desarmamento e falava em

arbitragem obrigat6ria."

45 Estas observag6es sobre outros proyetos visando atingir a paz, tanto no plano regio
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Os economistas, tanto na Franca quanto na Inglaterra e na Ale-

manha manifestaram-se, tamb6m, contra a guerra considerando-a no-

civa, e enfatizando que a mesma nio compensava. Richard Cobden,
Frederic Bastiat (em 1849), Arnold Rube (em 1848), Nomlan Angel

foram apenas alguns que percebiam o elevado custo dos equipamentos

b&licos como elemento que bloqueava o desenvolvimento econ6mico,

gerando problemas como crises industriais, elevagao de impostos, etc."

A defesa dos preceitos morais e a obedi6ncia is regras tamb6m

tiveram guarida tanto na ]grqa quanto nos juristas. ]; bem verdade que

a lgrqa Cat61ica construiu seu Imp6rio utilizando recursos quake sem-

pre condenfveis, ora na ponta das espadas atrav6s das cruzadas, com a

Inquisigao, ora por interm6dio das miss6es jesuiticas no Novo Mundi.
A hist6ria das cruzadas marchando em defesa da Terra Santa na luta

contra os infi6is ja 6 bem documentada, sendo inclusive objeto de in-

vestigag6es recentes, focalizando os epis6dios pda utica dos atacados." '

O papal jogado pda lgreja, sobretudo a partir do s6culo XVI,
com a descoberta das novas terras, igualmente 6 de conhecimento de

todos, quando no afg de converter os ''sem alma'', com a pedagogiaje-
sui.tina, acabou contribuindo para destruir irremediavelmente as popu-

lag6es indo.genas, em noms do evangelho.

nal quando no mundial, utilizaram como fonts de refer6ncia o importante estudo de Cel-
lo D. de ALBUQUERQUE N{ELLO, intitulado Dfreflo/nrernacfonaJ Publica, 9' edi
gao, I ' volume, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1992, p .488"491;.de.J
BENTHAM, ver Plan Jor an U/zlversaJ a/zd Ferrer a/ peace. Londres; Grotius
Society, 1927
46 Cf. estas informag6es no texto de P. RENOUVIN & J. B. DUROSELLE - Infro-
dzfg o /z£sl6ricz das Re/af8es /nrernacio/zaps, S5o Paulo: Difel, 1967, p. 258 e se-
auintes.

47 Cf. por exemplo Amin MAALOUF - .4s c/'zzz:aaas vis/czs pe/os cirabes, 2'. edigao,
Sgo Paulo: Editora Brasiliense, 1989.
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Contudo, 6 inegavel que a lgreja tem exercido papal importante

se bem quc de maneira controvertida --, na defesa dos povos oprimi-
dos, nisto clamando pda justiga social, polos direitos humanos,. etc."

Claro que as contradig6es da instituigao sio bastante visfveis, com a

lgrqa muitas vezes manifcstando postural pouch convencionais, apol '
ando movimentos reivindicativos atrav6s de alternativas violentas que

estio lange do discurso da paz e do amor.
A visio crista, de solidariedade e de respeito aos direitos de to-

dos, 6 constantemente enfatizada pdas autoridades eclesifsticas, vi-

sando reforgar a posigao da lgreja como agence no contexts das rela

gees internacionais, (muitas vezes ofcrecendo se coma mediador para

resolver conflitos). A recente visita do Papa Jo8o Paulo H a Cuba, no

comego de 1998, dialogando com o governo de Fidel Castro 6 uma
boa ilustragao de como a lgrela se movimenta por todos os meandros,

criando situag6es irreversi.veis por onde passa.

Enquanto trava simultaneamente batalhas com outras seitas, para

as quais tem perdido significativo terreno, portanto fi6is, diminuindo
assim sua influ6ncia no globo, defende ferreamente sous conhecidos

prince.pios doutrinfrios. A lgreja, tendo-se secularizado ao longo do

tempo, tem exercido papel politico come qualquer instituigao - posse '
vel de ser verificada inclusive internamente, por exemplo, na eleigao

papal ou pelo controle da Confer3ncia Nacional dos Bispos do Bra-

sil/CNBB -- procurando ampliar dada vez mais sous espagos e, em
noms de Deus, manter aqui seu imp6rio.

48 Ver, por exemplo, JOAO XXlll - Carta Enciclia 'A paz das polos', 5' edigao, Pe
tr6polis: Editora Vozes, 1984. Sobre o paper da lgreja Cat61ica nas relag6es interna
cionais. ver o texto de John Coleman Bennett - f'oi"efg/z po/fcy in chrfsffan pe/lspec

five, New York; Charles Scribner's Sons, 1966.

27



j
J

j
J
3
3
j
d
)
3
J
3
j

J
)
)
5
J
3
3

.J
3

)
)
J
3
3
3
)

O idealismo em um mundo em conflito

A reflexgo feita ao lingo dos s6culos polos pacifistas ngo foi

completamente em vio. Logo apes a Primeira Guerra Mundial, a con-

cepgao universalista manifestada polo ex-presidents T. Woodrow
Wilson apresenta resultados concretos. Polo ments, momentanea-

mente, a id6ia de criagao de uma entidade universal onde se devia

;observar rigorosamente as prescrig6es do Direito Internacional '',

concebidas estas coma "norma efetiva de procedimentos dos gover-

nos, fazer a justiga e respeitar escrupulosamente todas as obrigag6es

dos tratados nas relag6es mtituas dos povos organizados" -- pareceu

atender is expectativas de todos.''

Resultado direto do fim da Primeira Guerra Mundial, a Carta da

Liga das Nag6es desde o ini.cio, nio espelhava, por6m, verdadeira-

mente a igualdade entry todos os membros. Se asta condigao era ob-

servada na Assemb16ia Gera], no Conselho de Seguranga verificou-se,

como no faso da ONU, predominio das entio grandes pot6ncias

Vfrios t6picos da Carta davam margins a crfticas ou interpreta-

g6es d6bias. O pr6prio conceito de soberania 6 discutfve]. No que diz

respeito is co16nias, estabelece-se pda ali.nea 2 do artigo 22 que para

propiciar o bem-estar e o desenvolvimento dessas, ''o melhor m6todo

de se realizar praticamente esse princfpio 6 confiar a tutela disses po-

vos is nag6es desenvolvidas(...) que exerceriam esse tutela na quali-
dade de mandatfrios e em noms da Sociedade ''.''

52 Cf. Ricardo Seitenfus, it/a/z a/ das area/zfzafdei /nfernczc/a/zzzfs, Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 1 997, p. 259.
53 lbidem, p. 266-267.
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No mesmo diapasao encontram-se arroladas afirmag6es enfati-

zando que a guerra 6 um instruments legftimo, fazendo com que a
Liga se una para tomar as provid6ncias necessfrias contra ameagas e

agrcss6es que atinjam direta ou indiretamente album membro da ins

tituigao, conforms explicita o Amigo ll ."

Vigorando a partir de 10 de dezembro de 1919, a Liga das Na-

g6es exibiu respostas inexpressivas para dar feitura ao sistema interna-

cional conforms suas propostas. No momento de sua criagao ja houve

disc6rdias quanto a melhor forma de pensar a instituigao, se provida

ou nio de mecanismos repressores.

Enquanto a Franca, mats c6tica quanto ao funcionamento de

uma Liga desmilitarizada, apresentou proleto contemplando uma enti-

dade com capacidade militar, a visa.o vencedora foia defendida por
Gri-Bretanha e Estados Unidos. Por interm6dio de Cecil Hurst e Da-

vid Hunter Miller, britfnicos e norte-americanos propugnavam por

uma Liga nio militarizada, deixando a cargo de dada Estado a respon-

sabilidade e a preocupagao com sua defesa e seguranga.

Quer dizer, provides de boa ff julgavam que as relag6es interna-

cionais marchariam continuamente progredindo, e atendendo aos di-

tames da justiga e da fraternidade. Os dirigentes que, naquele instante,

defendiam o idealismo ''estavam convencidos que a racionalidade e a

moralidade inerentes ao homem nio poderiam deixar de afirmar-se no

plano das relag6es diplomaticas" e a coincid6ncia entry moral pessoal

e moral polftica syria apenas uma questao de tempo."

54 lbidem, p. 262.
55 Cf. P. RENOUVIN & J. B. DUROSELLE, op. Cit. P. 355
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Acreditava-se, portanto, na boa vontade e no espirito de coops- ?

ragao de todos os governos . Rapidamente, por6m, a realidade se en- J

carregou de apontar o contrfrio. Cada pals procurava sua salvagao in- )
dividual. Mesmo o Brasil abandonou a entidade em 12 de junho de I)

1926 quando viu restringidas suas aspirag6es de ajgar a categoria de =)

membro permanente do Conselho de Seguranga. :)

Vale recordar, ainda, as pr6prias diferengas de opiniao verifica- :)

das entre as grandes pot6ncias, quando Franca e Gri-Bretanha se recu- :)

baram a colaborar com a Uniio Sovi6tica (se asta quisesse) "violando :)

uma norma essential de equilfbrio de poder".56 Aqueles dais parses I)
tarnb6m hesitaram em reconhecer a necessidade de agir contra nag6es :)

expansionistas. Outrossim, os "pacifistas consideravam a guerra como :)

um ma] e as aliangas coma o preltidio da guerra".57 :)

A concepgao universalista retratada na Liga das Nag6es, e que :)

ganhou forma (relativa) nos antes 20 e 30, s6 aparentemente demons- )
brava capacidade de resolver conflitos. Criada em ambience hostel, com )
os vencidos insatisfeitos e com visa.veis diverg6ncias entry os vencedo- -2

res, a entidade sequer podia ser considerada representativa de faso. :)

Quando a into, lembramos que a16m de os Estados Unidos terem :)

sua participagao vetada pele Congresso apesar de ser um dos Etta- :l)

dos signatarios do Tratado de Paz de Versalhes a Ajemanha entrou :)

na Lira somente em 1926, retirando-se em 1933, o mesmo ocorrendo I)

com o Jap5.o, enquanto a Uniio Sovi6tica passou a pertencer aos qua- -p
drop da entidade em 1 934, sends exclufda em 1 939. :)

56 Cf. blorton KAPLAN & Nicholas de B. KATZENBACH, F /zdamenfos po/#!cos :)

do D£reiro /nre//nacional, Rio de Janeiro: Zahir Editores, 1964, p 56. ::)
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At6 meadow dos ands 30, a16m de a Liga n8o dispor de forges
militares unificadas; -- enquanto parses belicosos multiplicavam suas
capacidades -- as nag6es Ifderes, com o intuito de se protegerem, aca-

baram por realizar a margem da entidade iniimeros tratados. Washin-

gton e Paris, por exemplo, foram os responsfveis polo Panto Briand

Kellog em 1928, e que serif assinado por quake todos os parses do

mundi, colocando a guerra fora da lei, e renunciando a asta homo ins-

trumento da polftica nacional.''
Contra a instituigao pesou, ainda, por exemplo, a crftica pda in-

capacidade de resolver a contento a querela sino-nip6nica verificada

em 1931, quando o Japao invadiu a China e se apoderou nio s6 da

Manchi3ria, mas de grande parte do nordeste daquele pars. O fato de

ningu6m ter ajudado Pequim -- quando a China apelou para a Liga das

Nag6es naquele ano -- significou, por outro lado, o colapso da pr6pria

entidade porque ocorreu uma ''perda de fe na inviolabilidade dos Tra-

[ados (...) aba]ando a confianga no valor disses instrumentos"."

Os acontecimentos dos anos trinta serviram, assam, para enterrar

definitivamente as pretens6es da entidade em ser a representante dos

parses com a finalidade de ajudar a modular satisfatoriamente a con-

juntura mundial. A Liga das Nag6es, contudo, continuou existindo
formalmente at6 1947, quando seu esp61io foi incorporado pda Orga-

nizagao das Nag6es Unidas.
O ideal de um instituto universal, com fins politicos, econ6mi-

cos e militares, em noms da paz, com a abrang6ncia da Liga das Na

gags, mesmo sem ter atingido integralmente os objetivos propostos,

58 Cf. David THOMSON - Pegaencz /z£sr6/'fa do ntu/zdo co/z/enzpo/a/zeo, 2' edie:io

Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1971, p. 93-95
59 lbidem, p. 95
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tem sous aspectos positivos. Em primeiro lugar, comprova que os an- -J

tigos pacifistas nio refletiram gratuitamente. Afinal de contas, a Liga -J

das Nag6es era um exemplo viva, mais do que concreto, tentando fa- J

zer com que as nag6es do mundo pudessem -- na medida do posse.vel -- -'p

comungal prop6sitos semelhantes, isto 6, de paz. Em segundo lugar, -/

ainda que "atropelada" pelts acontecimentos, a Liga das Nag6es abriu I)

caminho para o surgimento de um sem nimero de organizag6es inter- -/

nacionais que ido se espalhar por todo o mundi, principalmente a J
partir dos anos 40; com objetivos diferentes e abrang6ncias regionais -'i

distintas, essas procuram atender interesses variados desde o aumento -'i

de intercfmbio poll.tico, econ6mico, cultural, assegurar a defesa de -J
areas ou continentes, ou ainda facilitar a integraga.o dos parses. -J

As pr6prias discuss6es sobre a ''restrigao de soberania'' ou ''so- -'r

berania compartilhada '', que nos anos 80 e 90 passaram a adquirir for- J

ga frente ao denominado processo de globalizagao pods assim, ser -J
percebida como seqti6ncia do desenvolvimento nio s6 dos setores -J
econ6micos e financeiros, mas tamb6m como alteragao do comporta- J

ments dos governantes e empresarios; sob o prisma global comegaram -J

a ver o mundo integrado a uma 6nica modalidade de produgao, com -J

modos de pensar politicos e culturais cada vez mats convergentes. -J

As organizag6es internacionais passaram, assim, ap6s o surgi- -/

mento da Liga das Nag6es a funcionar privilegiando o aumento do -/

grau de confianga entre as diferentes panes (o que nio exclui, eviden- J

[emente, possfveis conflitos inclusive armados, entry os membros), e -/

os Estados respeitando, na medida de suas conveni6ncias, as regras -/

estabelecidas polo Direito Internacional. O que ngo deixa de ser com- ,Z

plicado.
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Coco se sabe, o ''direito s6 exists e os institutes legais s6 ope-

ram dentro de determinados contextos politicos que variam no tempo

e no espago e sio influenciados por muitos fatores sociais, econ6micos
e culturais''."

A percepgao que os diversos agentes t6m do sistema internacio-

nal 6 de que se criam direitos e deveres entry os Estados-Nag6es. Mas

os representantes nacionais reservam-se o direito de estabelecer quaid

regras do Direito Internacional sgo de seu agrado, como se aplicam os

castes particulares e coma devem ser tratados.6i Dai. as discordfncias

observadas no cotidiano, e que sgo submetidas aos foros competences,

sham os Estados aliados ou nio. Em principio, os acordos devem ser
acatados sempre polos signatarios, independentemente de suds ideolo-

gias e de suas capacidades. Ressalve-se, todavia, o anteriormente dito,

o que faz com que na realidade os tratados s6 sejam cumpridos a risca

quando satisfizerem as panes atingidas, convencendo a todos que sai.-
ram lucrando. Por isso, o idealismo, coma.vislumbrado nos anos 20, nio

conseguiu ser mais do que uma carta de boas inteng6es, e nio muito

maid do que ipso. A id6ia do wishguf/ r/zilzkf/zg ngo conseguiria sobrepu-

jar as realidades concretas vividas no dia a dia pdas grandes pot&ncias.
Em termos mensurfveis, o idealismo obteve poucos frutos no

interregno entry os doin conflitos mundiais. O posicionamento adotado

pdas grander potQncias, ievelando desconfiangas no sein da Liga das

Nag6es e nos principios morais que deveriam roger o funcionamento

do sistema internacional, fez com que o realismo adquirisse forge con

sidergvel enquanto se esvaziava a corrente idealists.

60 .Cf. Morton KAPLAN & Nicholas de B. KATZENBACH, OP. Cit., P. 15
6i /bfdent, p. 33.
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Afinal, raciocinavam os formuladores de polfticas externas, por l?

que acreditar nas boas inteng6es e no respeito ao Direito Internacional :!

se se viva em um perl.odo conturbado, de incertezas? O dover ser, l!

portanto, nio poderia ter sucesso nos anos 20 e 30. Simultaneamente i:f
os defensores das polfticas pragmfticas demonstravam a eficfcia em '''

se analisar as relag6es entry os Estados nio sob prismas 6ticos, mas ,?

sim baseada em fatos palpfveis, comparando poderes e recursos como .!'

territ6rios, populag6es, forgas armadas, tecnologia, etc. -/

O fracasso do idealismo com o advento da Segunda Guerra I/

Mundial nio causou surpresas, e pods ser compreendido como resul- '-/

dante da impot6ncia e da fraqueza dos argumentos, dado seu cargter iY

extremamente ing6nuo e normativo para convencer Ifderes mundiais -- l!

ou da falta de interesse disses -- a assumirem postural 6ticas em um :!'

mundi onde a forma das armas prevalecia. Ou deja, fundamentalmente ,:'

a partir dos anos 40, o idealismo nio conseguiu superar o realismo l!

apoiando-se apenas nas boas inteng6es e no respeito que todos deveri- !
am demonstrar is instincias internacionais. Diverg&ncias econ6micas, ../

polfticas, estrat6gicas e militares se apresentaram de forma muito agu- l:

da, opondo governos com estruturas divergentes, fazendo com que li(
trilh6es de d61ares fossem canalizados para uma corrida armamentista ,:'

sem precedentes durante as cinco d6cadas seguintes
./
,.--\

A Hist6ria tem evidenciado que, apesar da exist6ncia do Direito llr

Internacional -- que se pauta pda limitagao do exerci.cio do poder dos l!

Estadoslao contrgrio do direito natural que cuidava de regular o rela- .:r

cionamento dos soberanos entry si] tends-se transformado a partir do :r

direito das nag6es, apoiando-se em ''um sistema universal de justiga ,!

em regras particulares que dirigissem a relagao dos Estados sobera- .,f

nos'' --, nem por ipso se concebe a possibilidade de a guerra ser elimi- iZ

)
)
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nada por meios legais.62 Mas ja que isto nio era vigvel, raciocinava-se

segundo princilpios onde as leis poderiam polo menos estabelecer con-

dutas p6s-guerra, dentro dos moldes grotianos

No clima de fim de guerra foi pensada e gestada aquela que se
converteria no melhor experi6ncia de instituigao universal envolvendo

51 governor signatfrios em 1945 e atingindo, ao fina] deste sfculo, a
marca de quash duas centenas de membros. A Organizagao das Nag6es

Unidas concretizou-se, portanto, almqando reunir os pai.ses do mundo

com a finalidade, diz o preambulo de sua Carta, de "preservar as gera-

g6es vindouras do flagelo da guerra'' e ''manter a paz e a seguranga
internacionais;

Tal qual sua predecessora, a guerra era tamb6m justificada para

'evitar ameagas a paz '', podendo a ONU ''reprimir os atos de agressao

ou outra qualquer ruptura da paz ''. E foi com este espfrito que a insti-

tuigao se comportou ao longo de meta s6culo, conquanto se esquivasse

de interferir quando se encontravam implicados Washington ou Mos-

cou, homo se verificou por ocasiio das repress6es sovi6ticas na Hun-

gria e na Checoslovaquia ou kinda pda presenga norte-americana no
Vietni. Da{ as cri.ticas a. organizagao, acusando-a de nunca ter conse-

guido atingir sous verdadeiros objetivos como firmado em 1945, sen-
do instrumentalizada pdas grandes pot6ncias. Dove-se, contudo, pon-

derar tais ressalvas e analisar a atuagao da ONU de acordo com as

conjunturas, considerando a disputa polo domfnio mundial.

O problema maier enfrentado pda ONU 6 que no momento em

que surgiu, o mundi ja se achava comprometido, visivelmente dividi-

do entry os doin grandes blocos que comandariam, desde entao, o fun-

62 lbidem, p. 75, passim.
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cionamento do sistema internacional.63 lsto, obviamente, restringiu :.?l

sua capacidade de aLuagao. Como se pode rememorar, quando se dis- J

cuba a criagao da ONU, realizava se simujtaneamente o Tratado de I)

Yalta e poucos memes depois o de PoLtsdan com polfticas de poder I)
bem definidas, ou deja, as gl andes potfncias assumiram uma perspex- I)

diva realista coma a que Edward Carr ja descrevera alguns ands antes )
em seu conhecido livro.64 lsto, obviame6te, restringiu sua capacidade I.Z

de agro. -/
Logo, uma proposta universalista dente porte ngo poderia ter su )

cesso, esbarrando na intolerfncia dos lideres e vencedores da guerra .2

que digladiavam entre si, com modelos politicos e econ6micos distin- I)
tos e interesses estrat6gicos e militares especfficos, ngo abrindo mgo J

de interferir com viol&ncia na defesa de suas causes e em suas zonal I)

de influ6ncia." -.4

Os antecedentes para a criagao da ONU ja davam o tom do que J'
se poderia aguardar. As intensas discuss6es para se decidir quem syria =)

membro permanente do Conselho de Seguranga, tornavam evidence :)

que o principio universalista e o respeito a soberania dos outros Esta- :r
dos, com o acatamento das regras do Direito Internacional s6 valeriam -J

63 Uma brave hist6ria da ONU pods ser encontrada em Jorge MONTANO - Las .Nba- un.
ones Unidas ) e/ arden mundfa/ /945-/992. Mexico; Fonda de Cultura Econ6mica, :)

1992; tamb6m em John STOESSINGER O porter das /zafdes : a ; o/flzca in/ernacla- il)
/za/ de /lasso re/71/00, Silo Paulo: Editora Cultrix, 1 978 e Ricardo SEITENFUs, op. Cit. ,,.\
a4 Cf. Edward CARR - V'fife cz/zos de crlse /9/9-/939. Brasilia: Editora da Universi- -/
dade de Bi'asOia, 1981. :l)
65 Vcr, pol' exemplo, os int3mcros textos de Zbignew BRZEZINSKI. Tamb6m a ex- J\
celente coletinca organizada por Jose Flfvio Sombra SARAIVA - l?e/aides /n/e/'/za- ,
ciantais Cantentparaneas de !8i5 c} nossos dias - Da constrKgdo do nlundo liberal a ..D

groan/[zafda. Brasi]ia: Para]e]o 15 Editores. 1997; Eric HOBSBAWN - A era dos l:)
exfre/7zos, Sio Paulo: Companhia das Letras, 1 995. ....b

)
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C para os pequenos e m6dios parses. Comportamento id6ntico nio deve-

Cria ser esperado e aplicado quando pretens6es de Estados coma a

(I Franca, a Gr8 Bretanha, a China, os Estados Unidos ou a Unigo Sovi-

s' utica estivessem em jogs

C Ainda que medig6es de forma e de influfncia se verificassem ao

( longs de sua existencia, debatendo-se inclusive a restruturagao do

ql pr6prio Conselho de Seguranga, nio renta diivida de que a ONU de-

{sempenhou papal de relevo em um sem nQmero de ocasi6es. Com a
C' anu6ncia das grandes pot6ncias, obviamente. Coma reflexo, o surgi-

ql,,mcnto, tamb6m, em sua esteira, de outras organizag6es serviu para

C' atender interesses e em certa medida possibilitar a aplicagao de recur-

C sos em parses em desenvolvimento, oriundos, por exemplo, atrav6s do

(- Banco blternaciona] de Reconstrugao e Desenvolvimento(BIRD), maid
conhecido coma Banco Mundial.

As press6es exercidas polos grander parses para que a instituigao

sempre atuasse a seu favor, nio significa que a mesma devesse ser me-

ramente extinta porque, em termos hist6ricos, 6 at6 o instante atual o

experimento mais bem sucedido e o que mais se aproximou do mo-
delo de paz mundial, propiciando certo grau de cooperagao entry as

nag6es, is vezes com maior, outras com manor intensidade.

O clima adverso 6 que fez, certamente, com que a instituigao n8o

funcionasse a contento. Os anos subsequentes n8o contribufram para

que o prometido na Carta fosse executado a risca em virtude do cisma

mundial. A situagao foi assim prolongando-se indefinidamente, sola-

pando o Direito Internacional e a soberania dos parses menores, cujos
interesses se chocavam com os das grandes potancias.

Por isso mesmo os Estados sem maiores poderes acabaram jun-

tando-se em grupos variados sob a rubrica de ''ngo alinhados'', Tercei-

C
C
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ro Mundo, etc., apesar de Lerem interesses diferenciados, is vezes con )f

flitantcs, e estfgios de desenvolvimento completamente distintos um .)
do outro. ..?

Dove-se ]embrar, ainda, que a pr6pria terminologia Nagiies Uni-l)
das nRo expressava aquilo que aparentava ser. Essas palavras tinham)
fido utilizadas por Franklin D. Roosevelt em 1 942, quando conclama-l)
va a uniio de vfrios parses, sob a rubrica de Nag6es Unidas, contra o I '
nacional socialismo dem:io. u '

Nessas condig6es, a ONU jamais poderia, sob qualquer cir-:)
cunstancia, fazer cumprir todos os sous prop6sitos. Como faze-1o sem ...,

instfncias punitivas que permitissem penalizar parses coma os Estados I)
Unidos e a Unigo Sovi6tica? :....9

Coma se saba, o funcionamento da organizag:io depends do au- 13

xflio financeiro de sous membros, com parcelas maid substantivas ca- :)

bendo aos parses mais ricos. Destarte, a Organizagao das Nag6es Uni- :)

das encontrou-se aprisionada pdas grandes pot6ncias porque qualquer :)

tentativa de crfticas ou sang6es contra das syria est6ril. Em primeiro I..)

lugar, porque n8o se submetem a tais press6es. Em segundo lugar, se i3

penalidades shes fossem aplicadas, provavelmente abandonariam a or-l]
ganizagao, debilitando-a, tornando-a inoperante e menos representati- ..,!

va. Em terceiro ]ugar, a saida de grandes potencias coma os Estados I)

Unidos poderia inviabilizar economicamente a entidade. A16m do =)

mats, tail pot6ncias ao fair estariam livres para operar a margem :)

(muito emboi a hisLoricamente sempre tivessem agido assam) dos prin- u}

cfpios acordados peta ONU, aLuando apenas de acordo com suas von-o
fades, estabelecendo regras pr6prias e criando uma outra ordem para- )

)
)
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C A ameaga fcita pelts Estados Unidos, recentemente em 1 996, de

C abandonar a ONU, vetando a recondugao de Boutros Galli ao cargo de

( Secretirio Gerd e um bom exemplo de coma este pressio funciona.

( servindo para dobrar a instituigao quando interesses vitais se acharem

C ameagados. Por ipso, mesmo, ainda que criticados em todd o mundi, a

CFranga e a China prosseguiram com sous experimentos nucleares em

C 1995 e initio de 1996, para "garantir capacidade de dissuasao", con-

(I forme afirmava o governs frances antes de aderir ao Tratado de Raro

C tonga que pouch depots seria firmado, no m6s de margo, abolindo os

t=testes nucleares no Pacifica Sul

C Sem qualquer sombre de d6vida, 6 possfvel afimlar que a "morse

( do idealismo" com a eclosio da Segunda Guerra Mundial deu-se em

( fungal do perfodo conturbado vivido polo sistema internacional. A
( proposta de construir um mundi ideal, livre de guerras, em nada diff

(. ria das precedentes que ao tonga dos sfculos foram expostas. Cada um

Cno seu tempo, e a sua maneira, discursou sabre o mesmo tema e en

C controu [amb6m condig6es pouco satisfat6rias para a implementagaa

C de suas propostas

C) Os anos 1920 e 30 farah excepcionalmente agitados com mo
(vimentos politicos intensos que derrubariam por terra qualquer solu

Chao pacifica para modular o mundo sem atender aos intelesses nio s6
C dos vitoriosos, mas sobretudo dos derrotados. Considerados injustos,

( os tem)os do Tratado de Versajhes ampliaram os descontentamentos

C de governor e populag6es

C Nas d6cadas scguintes, apesar da boa vontade de pessoas dis

(, pastas a praticar virias das id6ias defendidas polos idealistas, em ter-

( mos concretos, pouco sucesso se ajcangou objetivando a paz mundial

C Tanto 6 assim, que o s6culo XX presenciou em periods extremamente

C

C
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curio, dais conflitos com dimens6es impensfveis em ands anteriores, )

tanto pena amplitude geografica, quando pena quantidade de recursos :)
humanos e b61icos utilizados. il)

Principalmente no p6s-Primeira Guerra Mundial, e demonstran )

do vigor polo menos por um breve perfodo, a utica pacifista que pre- )

gava a exist6ncia de um mundi sem conflito, achava que deus prince- :)

pies deveriarn nortear a conduta dos parses no seu relacionamento co- :)

tidiano, apesar de suas diferengas. a]

Pacifista, na realidade, 6 um termo inadequado, porque apesar de :)

discursarem por um mundo de paz, em nenhum moments deixam de :)

levantar e colocar quest6es delicadas como a guerra justa, auxflio aos I)

aliados invadidos, preparagao para a guerra, etc. Tomas que ainda hoje I)

sio motivo de exlensas divergencias, como se viu, por exemplo, no I)
infcio dos anos 90, quando se deu o embate entre braque versus "resto :)
do mundi ''. :..;

Quando os pacifistas discorrem, tambfm, sobre a necessidade de I)

se fazer a guerra em name da paz, nio se diferenciam em nada de no- ..J

t6rios realistas coma Henry Kissinger, quando este diz que "pode ha- )
ver guerras, mas serif feitas em name de uma estrutura existente, e a :l)

paz que vier serf justificada coma uma melhor expressao do consenso I)

gera[, da ']egitimidade'".a6 Coma bem ]embra este expoente do rea :)

lismo, legitimidade nada [em a ver com justiga e n5o dove ser confun- :)

didn com etta, pris "significa apenas um consenso internacional sabre I)

a natureza de combinag6es que funcionem, e sobre fins e m6todos ad- .)

missfveis para polftica exterior. Sup6e a aceitag:io da estrutura da or- ll)

dem internacional por todas as grander potancias, polo menos at& o :)

66 Cf. Henry KISSINGER, op. Cit., p. 1-2. -'l
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C panto em que nenhum Estado esteja tio insatisfciLO que, a exemplo da

C Alemanha apes o Tratado de Versalhes, expresse sua insatisfagao por

C' memo de uma polftica externa revoluciongria".67

(I Abatido palo fogo dos canh6es e jogado por terra, o idealismo

C. nio conseguiu apresentar-se com efici6ncia para influenciar a formu-

C lagao das polfticas externas e internacionais, sobretudo das grander

C pot6ncias que, avidamente, disputavam cada vez mais espago

(I Aos imperialismos frances, britanico, hispanics e ]usitano, entry

C outros, que govemaram o mundi com mio-de-ferro durante s6culos,

C juntou-se agora o Estado norte-americano escorado ngo s6 na capaci-
C dade econ6mica, na influ:ncia culturale no poder politico, mas so-

(. bretudo no poder militar.

(.. Via-se, assim, o surgimento de uma nova ordem mundia] conce-

C bide numb perspective realista das lelag6es inlernacionais, que sim

C plesmente ignorava conceitos elementares coma a paz, a solidariedade

C e o rcspeito aos direitos e instituig6es de [odos os Estados, indepen
C dentemente de sous tamanhos e de suas forges

CI Tratava-se de um mundo dividido, o que nio significava que os

C Estados Unidos, coma cider hegem6nico e incontestavel, ngo ajudas

(, sem a reconstrugao da Europa com o Plano Marshall ou ao sanea-
C menlo financeiro do Japao com o Plano Dodge. Mas o governs da

C Casa Branca assam se comportava, porque necessitava de espagos dada

( vez maiores, para ampjiar ainda maid suas influancias, principalmente

C atendendo is ambig6es dos poderosos setores econ6micos e financei-

\- ros norte-americanos."

,. '' lbidem, p
\-, 68 .Cf., por exemplo, Jose Flfvio Sombra SARAIVA, op. Cit.
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Nos autores adeptos de um mundi pacifica, onde a obedi6ncial)
is normas e regras, amparadas em preceitos morais, fosse uma cons-

tants, a figura do Estado aparece coma o elements principal no con )
lexto das relag6es internacionais. E atrav6s disses agentes com pode-

res assim6tricos, que o sistema international interage, intercambiando

experi&ncias e procurando alcangar o bem-comum, sonhando com um

quadra sem guerra, com interesses escusos e pessoais colocados a

margem, privijegiando-se o beneffcio de todos, onde ngo prevalecesse, I)

enfim, um estado de natureza come exposto por T. Hobbes.69 :)

Mas ao elegerem o Estado coma porta voz oficial da populagao I)

no contexto global, nio conseguiram resolver o maier problems: coma =)

superar os interesses dos Estados (governor e detentores do poder), se :)
todos se diferenciam entry si, e onde cada um procura, em primeiroq)

lugar, atender subs necessidades particulares, em detrimento dos de-o
mais? -J

Ao longs deste lexto, tratamos rapidamente algumas quest6es )
que t6m fido suscitadas h£ s6culos, e que at6 hoje perduram. Nunca foi :)

possfve] encontrar sojug6es adequadas que pudessem satisfazer a to- :)

dos os agentes do sistema internacional, na longa marcha para a paz. v)

69 Cf. Thomas Hobbes, op. Cit. Ver, ainda, C. BEITZ et ani(eds) - /n/erncz/Iona/ ,.-\
e//lies. Princeton University Press, 1985.; Kenneth W. THOMPSON (ED.) - l?fhfci ~-/
and inrernaflona/ p'eZafla/}s,\ of. 2, NEW york:Transaction Books, 1985; Joel H. :)

ROSENTHAL(ed.) . Efhfcs & // rernarfonar aWnirs - a reader, Washington: Gear :)
getown University, 1995. ,..\
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C A multiplicidade de interesses, a complexidade das relag6es en

C tre os diversos atores internacionais - e que se tomam a dada dia dais

Ccomplicadas, formando-se redes m61tiplas -- t6m dificultado a aproxi-

C macao aquele modelo de paz mundial ou paz perp6tua homo os pensa

C dares dos mais diferentes periodos gostariam que fosse alcangado

C A paz perp6tua, homo se percebeu, nunca pods ser observada, a

Cnio ser homo modelo ideal. Basra remetermo-nos a Raymond Aron

C para compreender porque a paz eterna nunca conseguiu sobrepujar a

Cguerra: "la paz} apenas significa a suspensao mais ou memos durfvel
Cde modalidades violentas de rivalidade entry os Estados".70 Elsa

C mesma paz consegue ser efetiva, diz Aron, "quando o com6rcio entry

C as nag6es nio comportai formal militares de luta".n Assam, continua

( este autor, "a paz se fundamenta na pot6ncia, quer dizer, sabre a rela

C gao das capacidades que um Estado tem de agir um sobre os outros". ''

C A paz, contraposta a guerra, em termos mais amplos tem fido
C coloCada em segundo plano, face is intensas disputas por prestfgio e

C poder. Como frisamos nestas pgginas, o apelo a forma e a violfncia por

Cparte dos estadistas 6 visfvel, quotidianamente, nos mfnimos gestos
C dos mais diferentes atores. Mesmo falando-se com insist6ncia no fim

C do Estado-Nagao conseqiientemente se poderia tamb6m pensar no

Cam das relag6es conflituosas entry tail personagens do sistema inter-

C nacional com o avango fundamentalmente das relag6es econ6micas

C mundiais, nio se esquecendo das culturais, verifica-se, ao contrario,

C um apego cada vez maior dos governor ao seu territ6rio, defendenda

( 70 Cf, Raymond ARON, op. Cit., P. 158.
; 7i Cf. lbidem, p. 158.

L- '' lbidem, p. 158

C
C

C
C

C
C
C
(
/'

45



dada vez mats subs empresas(com pojfticas econ6micas protecionis-l)

[as), e acirrando nacionalismos. De forma intransigence os Estados .)
mais fortis t6m utilizado sous poderes contra os que usufruem de ma-

nor capacidade, ora no 8mbito da atual Organizagao Mundial do Co-:)
m6rcio, ora ameagando invadir unilateralmente outros pai.ses, como~-)

fizeiam os Estados Unidos contra o Iraque no infcio de 1998. 1)

ConLudo, a visio pessimista dos realistas que tfm dominado asl)

politicas de nosso tempo, a concepgao idealista ressurge sempre com

novak roupagens. Com discursos atualizados, procure convencer aos :)

diversos agentcs de que em um mundo olde imperem a igualdade, a=)

justiga e o respeito is normas internacionais todos s6 terio a ]ucrar, I)

eliminando-se, portanto, os jogos de coma-zero. Se tal discurso tem-se :)

apresentado, nos 6]timos argos, por exemplo, em inQmeros rela[6rios-)
assinados por personagens ilustres coma o ex-chanceler ajem8o Willy :)

Brandt ou a ex-primeira ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland :)

atualmente presidindo a Organizagao Mundial de Sa6de e tenha:)

obtido apoio de parcelas significativas da sociedade mundial, o mes- I)

mo nio pods ser dito de governantes dos parses que efctivamente:)
!nandam no mundo ''. '' J

Uma das entidades que tem trabalhado com o intuito de promo- =)

ver uma ordem mundial n:io conflitiva, a UNESCO, em iniciativa da- :)

lada de 1994, respondendo a Agenda para a Paz do entio Secretfrio :)

Gerd da ONU. Boutros Gajli, realgava que a "cultura da paz consists :)

em integrar a mejhor da reflexio e da pratica de todos os setores da D

73 Cf., por exemplo Willy BRANDT(Relator) - Re£af6n'a Ararfe-Sur, an progra/7za J
para da sfperv/vdncfa. Bogolg/Co16mbia: Ed. Plumb Lada, 1980; Gro Harlem I)
BRUNDTLAND (CNUlbIAD)- lasso /u/ ro co/liam. Rio dc Janeiro: Editora da I)
Fundagao Get61io Vargas, 1988 74. ..\
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C. comunidade internacionale a mobilizar etta massa de conhecimento e

C etta energia para friar um mundo onde a paz e a seguranga prevalegam

(:sabre a guerra '

( Para contrapor-se ao pessimismo dos realistas que hoje se

C multiplicam com novak rubricas, por exemplo, coma neo-realistas o

Cotimismo dos idealistas parece inesgotavel apresentando e reapresen '

C tando propostas para "colocar ordem na casa". Antes que deja tardy.

C dizem des, porque tail competig6es visivelmente est8o destruindo de

Clmaneira irreversivel, o pr6prio mundi onde vivem os contendores,

C com o meir ambiente deteriorando-se dada vez maid

C Afinal perguntam os idealistas, por que continuar digladiando-se

C se o esp61io podera ser nio mais que um deserts onde, ao contrfrio de

( outras 6pocas, nio haverf vencedores, mas apenas perdedores?

C Mesmo com tal perspectiva, as mensagens e agnes dos pacifis-

C tas/idealistas, especialmente por interm6dio das organizag6es nio-

Cgovernamentais, nio t6m sensibilizado os poilcy makers, que sim

C plesmente se I ecusam a arcar com os custos hoje, para que as gera96es
Ci vindouras usufruam dos possiveis beneficios

C Ou seja, ainda se passarao gerag6es at6 que os agentes internaci-

Conais abdiquem de suns ambig6es individuais e consigam chegar a um

Cdenominador comum. Considerando-se a possibilidade dente contexts
C otimista os interesses coletivos sobrepujarao as vontades particulates,

C na esfera polftica ou em qualquer outta, restringindo, tanto o papal dos

C Estados quando o dos governantes, quando estes nio convergirem na

C " Cf. ATHERLEY, Leslie "La culture de la paid", in Symposium. International
,. "Des 'insecurffZs' parrfeJJes a /a seczzrirZ globe/e", Paris, Maison de I'Unesco, 12-
L- 14juin 1996, p.53-57.
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diregao do bem-comum. At6 1a, dada lado procurara, coma vem fa-)
zendo desde sempre, convencer a todos de que seu proleto para o:)

mundo 6 melhor, arrolando cada vez mais argumentos para defendell

seu panto de vista, centrando-se na traditional dicotomia guerra e paz,I)

que tem movido at6 agora a hist6ria da Humanidade. :)
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