
0

a)
>
a

0

a)
E

0

142

Amaz6nia: Memo Ambiente.
fronteiras e Seguranga



Pr/nzeira He/sdo 6 uma publicagao do Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas
Destina-se a abrigar aqueles trabalhos de circulagao restrita, seja porque sgo parte de
uma pesquisa em andamento, sqa por estarem voltados para atividades didaticas, ou
ainda, sgo 'papers' apresentados em reunites fora do fmbito do IFCH.
.Pr;/7zei/a HersZio este aberta a todos os professores do Instituto. As propostas de
publicagao deverio respeitar o limite m6ximo de 50 paginas e os originals deverio ser
entregues no Setor de Publicag6es

Comissgo de Publicag6es

FICHAT£(nlCA

Diretor: Profa. Dra. Nadia Farage
Diretor Associado: Prof. Dr. Sidney Challoub

Comisslio de Publicag6es:
Coordenagao Gerd:
Prof. Sidney Chalhoub
Coordenag5o da Colegao Id6ias:
Profa. Dra. Ned de Barris Almeida
Coordenag:io da Coleg5o Trajet6rias:
Prof. Dr. Alvaro Bianchi
Coordenagao das Coleg6es Seriadas:
Prof. Dr. Jose Carlos Pinto de Oliveira
Coordenagfio das Coleg6es Avulsas:
Profa. Dra. Guita Grin Debert
Coordenag5o da Colegfio Clissicos:
Profa. Dra. Nadia Farage

Representantes dos Departamentos:
Profa. Dra. Ned de Barros Almeida -- DH
Prof. Dr. Jose Carlos Pinto de Oliveira -- DF
Prof. Dr. Alvaro Bianchi -- DCP
Profa. Dra. Guita Grin Debert -- DA
Prof. Dr. Jesus Jose Ranieri -- DS

Representantes dos funcionfrios do
Setor de Publicag6es e Grgfica
Maria Cim61ia Garcia e Sebastigo Rovaris
Representantes discentes
Viiiicius Rezende(p6s-graduagao)
Paula Berbert (graduagao)

Setor de Publicag6es:
N4aria Cim61ia Garcia -- Maria Aparecida Palma de Lima -- Hilda Sigala Pereira

Grffica:
Sebasti2o Rovaris, Marcos J. Pereira, Marcilio Cesar de Carvalho e Cleusa
L. de Campos Schetini

Enderego para correspond6ncia
IFCH/UNICAMP
SETOR DE PUBLICACOES
Caixa Postal 61 10
CEP: 13083-970 -- Campinas -- SP
Te1.(0 19) 3521.1604/3521.1603 -- Fax:(0 19) 3 521.1589
pub ifch@unicamp-for
iittp J/wwQ.unicamp.for/ifc h/publicacoes/

Capa Composigao e Diagramagao -- Revisio
IFCH/UNICAMP

Impressao Divulgagao



AWAZ6XiA: MEIOAMBIENTE,
FRONTEIRAS E SEGUjiANCA

Sltiguen.oli Miya#ltoto
Pro.kssor TiMlar

Departamento de Ci6ncia Polftica
IFCH--Unicamp

Introdugao

A concessio do Pr6mio Nobel da Paz de 2007 a AI Gore e ao

Paine! !ntergo'pernantentat sabre Mudangas Ctimdticas ( PCq n%o ot

gratuita. De diferentes formas, amboy procuraram mostrar ao mundo que
as condig6es s6cio-econ6micas atuais tandem a se deteriorar progressiva e
aceleradamente, se medidas fortis n8o forum tomadas para cuidar com
mais seriedade do meir ambiente. Alarmistas ou na,o, o cato 6 que

sensibilizaram os responsaveis pda premiagao, fazendo com que o terra

fosse deslocado para um papel de primeira importancia.
Ban Ki-Moon, secret6rio gerd da Organizagao dasNag6es Unidas,

ap6s sua recente visita ao Brasil, teceu considerag6es especificas sabre a
Amaz6nia, ao participar da divulgagao do relat6rio do IPCC, em Vb16ncia
na Espanha, no dia 17 de novembro de 2007. Para ele "a floresta timida
este sufocada", embora considers esse fate coma um problema global, e

nio necessariamente homo resultado das politicas adotadas pele govemo

brasileiro.' Na mesma oportunidade, por6m, no relat6rio divulgado polo

A declaragao do Secretfrio Gerd da ONU foi considerada uma surpresa, ja que
estava no evento apenas para prestigiar o langamento do relat6rio do IPCC. Sabre o
problema ver ANDREI NETTO -- "Amaz6nia este sufocada, diz Ban", O fs/ado de
S. paz{/o, 1 8.1 1.2007, p. A-24; CHADE, Jamal -- "IPCC faz alerta a Brasil, China e



IPCC ngo se fez qualquertipo de re6er6ncia explicita aAmaz6nia, evita)do
assim maiores conbov6rsias.z

Ha circa de quatro d6cadas a deterioragao do meio ambiente,
causando grandes danos de formas distintas, tem chamado a atengao tanto

de govemos quanto da sociedade em gerd, em particular das organizag6es

nao-govemamentais. Assim, tornou-se comum espagos concedidos pda
media impressae fHadatratarem colidianamente do assunto, surgindo inclusive

peliculas abordando como seria o dia de amanha, se persistirem as atuais
condig6es.

Cada vez mais os datos causados a populag6es inteiras n8o s6 do

meio rural, mas tamb6mafetando os centos urbanos, contribuindo para o

surgimento do que se passou a chamar de refugiados ambientais, t6m fido
creditados a agate desmedida do homem, fazendo com que as alterag6es se
tomem insustentgveis e irreversiveis.

Denincias t6m fido feitas no dia-a-dia, de um lada por parcelas da

sociedade efetivamente preocupadas com a deterioragao ambientale as
conseqti6ncias coda vez maiores, sentidas por todos, ocasionada deja pdas

secas, pdas chuvas, polos furac6es, polo degelo das calotas polaris, etc.;

de outdo lado, Brandes organizag6es, bem coma Estados de proemin6ncia
mundial t6m feito acusag6es de que a condigao a que se chegou, com a
destruigao da camada de oz6nio, se devs principalmente a agro dos parses

em desenvolvimento que, sem politicos de planqamento, apenas destroem
de maneira irresponsavel sua fauna, queimam suas florestas, contaminam

India", OEsradp dgS. Pau/o, 13.11.2007, p.A18. Recentemente ojomalOfsrada de
S. Fuzz/o publicou extenso dossi6 de 120 paginas sobre o meio ambiente, dirigido
especialmente para a questao amaz6nica. Ver 4maz6nfa -- grannies reporfagens.
O Estado de S. Paulo, novembro/dezembro de 2007.

2 Para Peter Bosch, cientista e membro do IPCC, a16m de ocupar cargo executivo no
Programa das Nag6es para o Meir Ambiente (UNEP), "o relat6rio 6 auto de interesses
oriundos de todo o mundi. E muito difTcil priorizarmos areas especificas de impacto
do aquecimento global". Cf. entrevista concedida ao jornal O .Esrado de S. Paz//o,
18 .11.2007, p.A-25
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rios, levando 'a situagao ora vivenciada. Por esse motivo, sous recursos

naturais nio poderiam vicar.apenas sob sda guarida, mas deveriam ser
gerenciados por fundos comuns, havendo necessidade portanto de abrir
m5o de suas soberanias, em name do bem-estar coletivo. isto 6. comum a
todaahumanidade

Pdas reag6es observadas, esse tipo de concepgao de como resolver

os problemas globais ambientais is custas alheias, ngo tem tide recepdvidade

maior dos parses siMados sobretudo no hemisferio sul. Essen se arrogam o

direito de implementar politicas que considerarem convenientes dentro de
seupr6prio tenit6rio, rechagando qualquertipo de inter\engao intemacional
em sous dominion, nio aceitando a alegagao de que se dove estabelecer
politicas para atender aos interesses gerais, se isso afetar sous interesses

pardculares.

O presente texto tele considerag6es sobre o tema do meio
ambiente, come o mesmo tem sido discutido sob as 6ticas dos parses

desenvolvidos e daqueles que, atrasados, correm atrfs de oportunidades
procurando recuperar a desvantagem sofrida durante dezenas de antes
Procuram assim, fazer valor suas politicas individuais, tomando medidas

para proteger seu patrim6nio e seu territ6rio, colocando em primeiro lugar

sous interesses nacionais. Na reahdade, ainda que no discursd as mensagens

sejam diferentes, na prgtica parses desenvolvidos e em desenvolvimento
adotam politicas que apresentam notfvel grau de coincid6ncia. As
declarag6es de Yvo de Baer, secret&io-executivo da Convengao da ONU

para a Mudanga Climatica, de que as emiss6es de carbons estgo atingindo
ni\eis alajlnantes corroboram aafimiagao anterior, ainda que v6rios paises
que obedecem ao Protocols de Kyoto estejam reduzindo em 5% suas
emiss6es de carbons

} Essay infonna96es podem ser verificadas em "Parses estgo emitindo maid carbons
do que nunca, diz ONU". Cf. ;zfrp.'/awww/..$o/ha.zr o/.c0/7z.brea/;za/anzbfenfe/
u/f.70007z/347/2/.s/z/m/. Acessado em 20 de novembro de 2008

(



O p6s-Guerra Fda : novo cengrio, novos temas?

Com o esfacelamento do modelo sovi6tico ao Hlnal dos antes 80,

alguns tomas passaram a adquirir importancia major ocupaldo os espagos
at6 entgo dedicados is diverg6ncias sovi6tico-norteamericanas, sobre as

influ&ncias de ambos no cen5iio global, bem coma a coulda amiamentista.

Uln quadro mats otimista parecia afigurar-se para a d6cada de 90, uma vez
eliminadas as disputas entre os dois grander blocos. Polo menos era assim

que raciocinavam muitos analistas, que chegaram a predizer a fa16ncia do
Estado Nacional, nesse contexto de Him de conflito e de globalizagao. Para

estes, terlamos agora um porvir em que a sociedade efetivamente seria

contemplada, onde a 6nfase syria na construgao de um mundo de paz e os
conflitos serial deslocados para pap6is secund6rios.'

Feitas de forma um tanto apressada e descuidada, tail anflises

negligenciaram virios datos que aconteciam simultaneamente. Por exemplo,

a pr6pria invasio das forgas aliadas contra o regime de Sadan Hussein,

4 Em termos maid gerais, o texts de OHMAE, Kenichi6 bastante ilustrativo dessa
utica. Para ele. no novo contexto de uma economia global, "os Estados-nag6es
tradicionais tornaram-se unidades de neg6cios inaturais, at6 impossiveis". Cf. do

tutor O.#m da fsfado-Nagao. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1996, p. XXI. Para
discutir a mudanga do cenfrio do amal do s6culo, melhor talvez apoiar-se na conhecida
obra de ROSECRANCE, Richard T%e rise orf;ze fradfng Sure. Com/vzerce and
conqz£es/ in //ze JUode/"n Mor/d. New York: Basic Books Inc. Publ., 1 986. Mesmo no
Brasil essa temgtica mereceu atengao. Ver uma critica sobre essas concepg6es, por

exemplo, em SANTOS JR., Raimundo Batista dos .4 g/o8a/fzafdo o o afro do./im
do .Esfad). ]jui/RS, Editora Unijui, 2007. Para esse autor, "por mais paradoxal que
parega, ao limitar a agro dos atores nao-estatais, os Estados-Nagao desenvolveram
uma infra-estrutura institutional que potencializa o poder de barganha das outras
formas de poder, ou sda, atores nio-estatais se fortalecem a medida que os Estados
ampliam sua pr6pria infra-estrutura institutional. Dessa forma, o poder politico 6 o
resultado das demandas sociais, ou, deja, a au/0/70/nia e a soberanfa es/afafs sdo
resuitanies da trarnferencia de poderes infra-eslrutnrais da sociedade para o E$fada" .
(grifado no original). Cf. Op. Cit., p. 196. Sempre que possivel, vamps fazer nesse texto
refer6ncias que sham interessantes, mas acessiveis e f aceis de serem encontradas

6



enqualto a Organizagao do Tratado do AtlAntico Norte(OT:4N) alterava seu

conceito estm16gico. No cmo de Hussein, uma d6cada depois se veriaa segundo

Investida norte-americana, dessa vez por iniciativa pr6pria. No exemplo da
alAN seu papal agora se ampliava, deixando de ser meralnente defensiva,

para atuar em outras fuentes ainda que distalltes de seu teiTit6rio, que possall

representaralgumperigo ou colocar emrisco a segurangado velho mundo.s

A visio de que um novo cenirio mats favorfvel estava emergindo,

onde o conf]ito cederia lugar a cooperagao e se constituiriauma sociedade

verdadeiramente intemacional, preencheu espagos considergveis da agenda

de eventos acad6micos em todo o mundo. Os tomas de seguranga, portanto,

deixariam de ser importantes, enquanto outros os substituiriam, ganhando
compo e ocupando lugares cada vez mats significativos.

Emparte tail inteWrelag6es linhaln sualazgo de ser. Se o conflito entry

a Casa Bianca e o Kremlin movimentava grande parte da agenda intemacional,

o final da guena #ia significaria o abandons de concepg6es dessa natureza,

swgindo novak preocupag6es no lugar da etema diverg6ncia que opunln as
dual grades pot6ncias. Destarte t6picos como o meio ambiente, direitos
humanos, o trgfico de drogas, o crime organizado e o terrorismo passaram a ser

clebatidos com grande lteqti6ncia ao lada de outros itens no periodo que se

passou a designar de d6cada da agenda social.6

s Dados sobre a entidade podem ser obtidos no site da ]nesma, inclusive a pr6pria
revista editada pda ORAN(;zrfp.'awww na/o, i/z/) . Sabre o concerto reformulado ver:
rhe Alliance's New Strategic Concept. http://www.Nato. int/dock/basictxt/
69]//08a./I//?z (agreed by the Heads of State and Government participating in the
meeting of the North Atlantic Council in Rome on 7th-8th nov. 1991). Acessado em

6A Confer6ncia das Nag6es Unidas sobre meir ambiente no Rio de Janeiro, as reunites
como a Habitat ll realizada em lstambul, a de pobreza em Helsinque, a de populagao no
Cairo, a de Direitos Humanos em Viena, s5o algulnas que marcaram a d6cada de 90.
Um interessante e acessivel balango sabre es$as confer6ncias pods ser encontrado
em LINDGREN ALVES, Jose Augusto - .Re/a(des /n/ernac/opals e /e/ ?as soc/ais -
4 ddcada das conger2/2c/as. Brasilia: Fundagao Alexandre de Gusmio.rlnstituto
Brasileiro de Relag6es Intemacionais, 200 1

6.5. 1999
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Uma observagao mais atenta, por6m, mostra que ao contrgrio do
que se divulgava, os ands 90 tiveram situag6es extremamente conflituosas,

muito maiores do que nas d6cadas anteriores. Con.Hitos 6tnicos e religiosos

veri6icaram-se com grande impacto em fungao do nimero de vitimas, sej a

na Africa, sega no Leste europeu. 'Ibis conflitos inclusi\ e representaram um
acr6scimo substantial no ni3mero de operag6es de paz conduzidas pdas

Nag6es Unidas,justamente no p6s-Guerra Fda
Ngo se pode nepal que os "novos tomas" passaram a desempenhar

um papal crescente na agenda das discuss6es intemacionais. THs assuntos,

contudo, n5o s5o recentes pris sempre pen.nearam as relag6es intemacionais,

embora de forma menos visivel, em face da supremacia exercida pdas

diverg6ncias entry Washington e Moscou, que deixava os outros temas
deslocados para o segundo plano

A questao do trffico de drogasja era conhecida pele ments desde
o s6culo XIX, bastando lembrar o imbroglio verificado emile o Reins Unido

e a China na guerra do 6pio em 1840, o que motivou a invasio do territ6rio
asiftico polos britanicos, custando ao Imp6rio Chinas a perda de Hong
Kong durante maid de um s6culo. Os direitos humanos sgo parte importante

da agenda global, tanto 6 assam que foi assinada em 1 948, pouco depois da

criagao da pr6pria ONU. Apenas para relembrar foiprecisamente uma
diverg6ncia nesse Mvel que abalou emparte as mlag6es entry BrasileEsudos
Unidos nos anos 70, sob os govemos de Jimmy Caller e Emesto Geisel,

quando o mandathio norte-americano nio abria mio dos relat6rios sabre
(heitos humanos que comprometiam o govemo brasileiro. As discuss6es
sobretenorismo, sobretudo o do Estado, igualmente fbziamparte daagenda

dos parses latino-americanos desde os anon 60. Em outras oportunidades,
emcircunstAncias diferentes, o mesmo problemase colocoucomintensidade

quando o hotel Rei David em Jerusa16m, entio protetorado britanico, foi
colorado abaixo em 1946, vitimando uma centena de pessoas; outdo exemplo

pode ser remetido pua a guerra daAlg61ia, opondo os ocupantes #anceses a
popula$o local, e retratada em conbecida pelicda proibidanaFranga durante
largo tempo.

8



Os "novos temps'' ngo se constituem em novidade, nem se tratou de

argo inexistente na pauta contemporanea. Apenas preenchiam espagos maid
reduzidos em flmgao da coi8untura mmcada polo con#onto ence os modelos

capitalista e o de economia centralizada. Contudo, dex-e-se relembrar que
desde o Hind dos ands 40, oulras discussaesja se manifestavam distantes
do tema da guerra feta, e que envolviam os parses ngo-alinhados. Pods-se

verificar essas tend6ncias atrav6s dos encontros em 1 947 reunindo parses
asiaticos, na Confer6ncia de Bandung em 1 955, estaja com caracteristicas
mats amplas com presenga ahicana e 6rabe, a16m de outros nos ands que
se seguiram, criando-se inclusive a Confer6ncia das Nag6es Unidas sabre
Com6rcio e Desenvolvimento(UNCTAD) em 1964. Abe-se a isso os
movimentos surgidos mormente a partir dos anos 60, com caracterfsticas

pacilistas e conlr5iios apresenganorte-americananoVietna, contraacoiTida

amlamentista, e aemerg6ncia das pr6prias organizag6es nao-govemamentais

que vio desempenhar papel de relevo a partir da d6cada de 80.

Meio ambiente e relag6es internacionais

Conhecido cientista e divulgador cientiflco Carl Sagan alerta\ a nos

anon 60 sobre as conseqti6ncias de um conflito at6mico: o invemo nuclear

com densas nuvens cobrindo todo o Hemisferio Norte durante tempo
indeteminado, ocasionando o extemlinio de milh6es de pessoas e de esp6cies

in6meras da fauna e da flora. Tail dentlncias faziam parte do contexto da

d6cada de 60, quando o perino de um grande conflito fazia parte das

preocupag6es di6rias n5o apenas nos Estados Unidos, mas em toda a Europa,
esta Optima traditional butim entry os contendores, homo se verificou nas
duas Brandes guerras mundiais do s6culo XX.

Entendida de madeira mais restdta, a quest:ao ambiental se referia

at6 entio aos impactos na fauna e na flora, e a palavra ecologia era maid
utilizada do que meio ambiente e, provavelmente, a que mais se adequava
is situag6es daqueles momentos. Discuss6es simultfneas tamb6m se

verificavam, n5o apenas com problemas relacionados com a seguranga

9



nuclear. com os resultados de um conflito, mas que diziam respeito is

relag6es Node-Sul que contrapunham parses industrializados versus parses
em desenvolvimento.7

Por isso, ocorrera em 1 972 o encontro de Estocolmo, cull noms

ja era um sinai indicativo das preocupag6es que mais tardy estariam presents

em todas as Brandes negociag6es: Confer&ncia das Nag6es Unidas sobre
MeioAmbiente Humano(CNUMAH). Naquele moments se conflgwava o

thor do que se deveria entender pele problems: as desigualdades e os
modelos de desenvolvimento que opunham as nag6es do mundo, umas que

ja atingiram seu objetivo e as demais que procuravam por mecanismos
diferentes ascender ao pequeno rol de poses de proyegao no cen6rio mundia]

de poder.

Debates e textos produzidos nos pr6ximos anos apontariam com

precisao as diverg6ncias existentes sabre os distintos modelos que deveriam

prevalecernas relag6es intemacionais. O Relat6rio Willy Brandt divulgado

poucos anos depois do encontro de Estocolmo chamava a atengao para o

aproftlndamento das desigualdades entry nag6es ricks e pobres em problemas
homo energia, habitag5.o e outros itens que sempre passaram ao largo das

preocupag6es dos Brandes parses, mais envolvidos nas disputas estrat6gicas

que preenchiam a major parte de suns agendas. Sur, sabre a necessidade
de se olhar com maid cuidado o que ocorria no hemisf6rio sul, e investir

para melhorar as condig6es s6cio-econ6micas desse 61timo
Segundo Willy Brandt, presidente da Comissao, havia necessidade

de se atentar para os interesses reciprocos existentes entry as diversas nag6es

do mundi, e que todos ganhariam se a cooperagao prevalecesse. Para ele
;o hemisHrio Norte e o hemisferio Sul t6m muito mais interesses em comum

a m6dio e longo prazos, do que se reconhece at6 agora, e a experi6ncia

7 E extensa a literatura produzida no Hemisferio Sul, particularmente na America
Latina. sobre as diver96ncias Norte-Sul. Praticamente today as preocupag6es
dos anos 70 achavam-se voltadas para as quest6es do desenvolvimento e
subdesenvolvimento.
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ensina que Beqtientemente somenle se enconlram solugdes duradouras depots

que se coloca um panto final nas diverg6ncias''. Ou deja, no relat6rio
insiste-se na crenga de que a converg6ncia de interesses m6tuos demanda

mudangas nas politicas de cooperagao, porque "est8o dada vez mats
convencidos de que o aumento do desenvolvimento do Sul beneHlcia aos
povos do Norte''.8

Ao mesmo tempo que recursos naturais passavam a ser utilizados

coma fatores de poder, por exemplo, atrav6s das crises do petr61eo em

1 973 e 1979, com o aumento das disputes entre as grandes nag6es polos
recursos finitos em todo o mundo, a degradagao dada vez maier das

condig6es ambientais, com as chuvas 5.midas e outros problemas homo a
destruigao da hamada de oz6nio, os anos 80 viram surgir um novo conceito

que passou a permear os debates sobre os direitos que os parses deveriam
ter sabre seu pr6prio territ6rio e o que dentro dole se encontra.

A id6ia de soberaMa compadlhada ou de soberania limitada exposta

em relat6rio elaborado sob coordenagao de Gro Harlem Brundtland, a
pedido da pr6pria ONU na segundo metade da d6cada de 1980, faz

re£er6ncias explicitas sabre o problema. Ou sqa, responsabilidades devem
ser compartilhadas por todos, para que a situagao intemacional ambiental

ngo se tome insustentavel, devendo, portanto, os parses detentores de
recursos amplos abrirem mio de gerencia-los individualmente em favor de
interesses mais gerais. Dali igualmente o conceito de desenvolvimento

sustentfvel. De forma clara e sem maiores nuances assim se expressava o
relat6rio.

;Os bens comuns a todos nio podem ser geridos a partir de
um centro nacional; o Estado-Nagao nio basta quando se

* Cf. BRANDT, Wi]]y (Pres.) -- ivor/e Sur -- ZI/n .progra/ 7a .para /a sz/pewfvenc/a
Bogota/Colombia: Editorial Pluma, 1 980. Ver Introdugao intitulada ''Un llamado en
favor del cambio social: paz,justicia, trab4o", redigida por Willy Brandt, especialmente
P. 31-32
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trata de lidar com ameagas a ecossistemas que pertencem a
mats de um pais. S6 6 possivel lidar com as ameagas a
seguranga ambiental atrav6s de administragao conjunta e de
processor e mecanismos multilaterais".'

Esse typo de arguments 6 defendido com carta fteqtifncia ao lingo

do Relat6rio. Em outro trecho menciona-se que :

;As donnas tradicionais de soberania nacional s5o constantemente

desafiadas pdas realidades de interdepend6ncia econ6mica e
eco16aica. lsso 6 especialmente verdadeiro nos ecossistemas

compartilhados e nas 'areas comuns do globe ' -- as panes do
planeta que ficam foray dasjurisdig6es nacionais. Nesse cano,
s6 se pode assegurar o desenvolvimento sustentfvel atrav6s da
cooperagao internacional e de regimes de consenso para
supervisao, desenvolvimento e administragao dos interesses
C0111Lll'lS' ' . ' "

Da mesma forma entende-se que a seguranga traditional devs
igualmente ser repensada abarcando as novas varigveis do mundo
contemporaneo, aqui incluindo o problems ambiental. Conforms explicita o
nlat6rio:

Certos aspectos das quest6es de paz e seguranga
relacionam-se diretamente com o conceito de desenvolvimento

sustentfvel. A nogao de seguranga, tal homo tradicionalmente
entendida -- em termos de ameagas political e militares a
soberania nacional -- tem de ser ampliada para abranger os
efeitos cada vez maid graves do desgaste ambiental -- em

9 Cf. CMMAD A'ossolaf ro co/nHm. Rio de Janeiro: Editors da Fundagao GeHlio
Vargas, 1988, p. 337.
lo Idem, idem, p. 293 .
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nive[ [oca[, nacional, regiona] e mundia]. Nio llf solug6es

militares para a 'inseguranga ambiental '''.

A Confer&ncia de 1 992 realizada no Rio de Janeiro dual d6cadas

depois da primeira mostrou a importancia assumida pelo problema, inclusive

pelo n6mero de parses participantes, e da disputa at6 mesmo para sediar
ditz events, quando o governs canadense tamb6m a tal se propunha.t:

O meio ambiente e a agenda brasileira

Nos amos 60, assim que assuiniran o controle do aparelho de Estado,

as Forges Amladas dedicalam especial atengao As polfdcas de desenvolvimento.

Ainda que problemas de ordem diversa tenham se sucedido no periodo militar,

por exemplo sobre a pr6pria dwabilidade da intervengao, com a exist6ncia de

grupos antag6nicos dentro do bloco de poder, e com concepg6es de
desenvolvimento diferentes, aAmaz6nia passou a ocupar lugar importance no

plandamento goveEnamental(ou lnesmana fH ta de). Embom discudvel, sujeito

portanto a mterpreTag6es mats ponderadas, chegou-se mesmo a creditar As

teorias geopolfticas do general Golbeiy do Could e Silvaas inspirag6es para a

ocupagao n5o s6 do espago amaz6nico mas a responsabilidade por toda a
esmt6giaiucional nopaiodop6s-64, enquanh osnliHtaiesdedveramo comando

do aparato de Estado, dandy partida is medidas depots implementadas polos
govemos avis do fnaal do s6culo.:

Cfl Iden, idem, p. 21
2 Nesse item n5o vamos nos estender mais sobre essas quest6es, porque o objetivo

primeiro 6 apenas o de mostrar sinteticamente o estreito vfnculo entry o meir ambience e

as rela96es intemacionais, indicando homo essa questao impacta diretamente os interesses
dos Estados nacionais, particularmente daqueles detentores de brandes recursos naturais.

e que os utilizam para seu pr6prio desenvolvimento, ainda que para isso sofram severas
crfticas daqueles que ja atingiram outros estagios mais avangados

rata-se aqui de seu livro mais conhecido. VerCOUTO E Sll;vA, Golbery--Con#z/n/ura
Poiitica Nacional-- O coder E)cect.tito & Geopotitica do Blasi!, 3' ed\Q%o.
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Com incentives fiscais, com recwsos utilizados de forma n5o

previstos nos empr6stimos, e sem atingir os objetivos almejados, o certo 6

que mesmo assim, aAmaz6nia passou a ser ocupada de fomla maid intensa

do que at6 entio ocorrera. Grander empresas estrangeiras coin
o controls de extensas 6.reas passaram a fazer parte do cotidiano,

levantando-deja naqueles momentos, o problema da malta de controle do

govemo sabre seupr6prio espago geografico. Nio apenas ipso, mas political
indiscriminadas de ocupagao do tenit6rio ainaz6nico passaram a razor pane

do dia-a-dia das denincias sobre a devastagao da flora, causando grander

impactos, seja atrav6s das queimadas, pda derrubada incessante das
florestas pua extragao de madeiras nobres, seja afetando as populag6es
florestais. muitas delis enkando pelaprimeira vez em contato com os novos

conquistadores. Um acompanhamento da imprensa dos ands 60 e 70 indira

claramente a importancia do que oconia naqueles momentos, com extensas
reportagens que muitas vezes ocupavaln paginas inteiras durante uma
semana

Sem dar importancia ao problema tanto no plano intemo, em ftmgao

da pr6pria situagao excepcional do modelo politico vicente, quanto no
cengrio intemacional, a politica brasileira escorava-se no crescimento de
sous indicadores econ6micos, relegando a papal sem qualquer importancia

Rio de Janeiro: Livraria Jose Olympio Editora, 198 1 . Uma das vgrias interpretag6es que

procuram mostrar esse estreito vinculo do general Golbery com as politicas nacionais
pods ser encontrada em SCHILLING, Paulo R. -- O expanse onfsmo brash/biro...
.4 geopo/mica do Gepzera/ Go/be/y e a dP/o/nacfa do I/a/7?arabi. Sgo Paulo; Global
Editor, 1 98 1 . Uma obra que grata especificamente do pensamento de alguns geopolfticos,

entry os quaid o general citado, e a de FREITIAS, Jogs Manuel Costa -- .4 Zsco/a
Geopo/#fca .graff/ef/"a. Lisboa: Instituto Superior de Ci6ncias Sociais e Politicas, 1999.
Uma edigao brasileira dense texts foipublicada com o mesmo titulo em 2004 pelaBiblioteca
do Ex6rcito Editora. Sabre o pensamento geopolitics brasileiro em gerd consultar MEIRA
MATTO$, Carlos de -- " A geopolitica brasileira -- predecessores e geopoliticos", Refs/a
da .Esco/a Szzoerior cie Gzzerra. Rio de Janeiro, ES(i ano XVll, n' 39, 2000, p 37-52. Esse

texto pods ser consultado no site da pr6pria instituigao
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a questao ambiental. A16m de ficaram conhecidas, mais do que o necessario:

as declarag6es atribuidas ao entio titular do Planejamento, ministro Jogo

Paulo dos Reid Velloso s8o elucidativas sobre a forma homo o governo
concebia discuss6es sabre o fema, quando teria aftmiado que se "poluigao

e progresso, entio vamps poluir", umavez que ao govemo interessavat5o

somente ''crescer o bobo ''. E depois reparti-lo como 6isava 6eqtientemente

o ministro da FazendaAntonio Delfim Nato, rata quejanlais se verificou
enquanto o estamento militar esteve no controle do poder.

Em tempos maid amplos a 6dca do govemo brasileiro sabre a questao
ambiental coincidia com as dos demais parses pobres do mundo, etemamente

relegados a papel secund&io. Se os grander parses para alcangar seu atual

estagio devastaram seu meir ambiente, por que ngo fbzer o mesmo naqueles

anon? Era assim que raciocinavam os parses em desenvolvimento, que
reclamavam a ajuda que ngo vinha nunca das nag6es industrializadas para

resolver deus problemas. Nesse sentido, as observag6es de Lord Wayland
Kennet sobre esse problema espelham com nitidez as diverg6ncias sobre

os distintos modos de encarar o fema do meio ambience. Segundo ele, era

dessa fomla que os parses em desenvolvimento encaram a quesHo

Compreendemos as suas preocupag6es econ6micas. Nio
ha d6vidas de que estragaram os sous parses. Tamb6m
apreciamos a sua preocupagao para que nio repitamos os
sous erros. Contudo, 6 precisamente o que pensamos fazer.
Voc6s desenvolveram os seus parses e os polufram, visto que
o seu povo era pobre. Agora o seu povo 6 rico e Voc6s querem
limpar o ambiente. Os nossos povos sio pobres, muitos estio
de cato lnorrendo de tome, e pensamos fazed como Voc&s
fizeram, e pagan mais tardy".

Cf. "The Stockholm Conference onthe Human Environment", in /n/er/zaf/ona/
Conch/ia//on, janeiro de 1 972, p. 37. Apud NASCIMENTO E SILVA, G.E. do -- "0 memo
alnbiente e a politica exterior", .Nevis/a .Bras//Circ de Po/#/ca in/ernac/o/za/. Rio de
Janeiro, IBRI, ano XXX, n ' 1 17-1 1 8, 1987/1, P. 58
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Claro. mssalta Lord Keiulet, que os parses pobres certamente veriam

coll outros olhos o probleina se recursos fmanceiros e tecno16gicos fossem

colocados a sua disposigao para auxiliar no desenvolvimento nacional
'Naturalmente, se Voc6s estiverem dispostos a nos pager para nos

desenvolvermos de madeira limpa e eco16gica, aia questao syria outra ''. ''

Os ands posLeriores mostrariam ujn quadra em que as posig6es
entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimentojamais coincidiam, nunca

caminhando na mesma diregao, ocorrendo dada vez mais um acinamento

das diverg6ncias entre amboy os blocks, vista que nenhum doles abria m5o

de suas postural. A16m de n8o concordarem entry si, dada um passou a
criticar o outro, responsabilizando-o diretamente pda situagao dada vez

pior enRentadapelo globo
Nesse contexto, as politicos tomadas pelo govemo brasileiro sem

um planejamento eficaz, nem de m6dio muito menos de lingo puzo,
colocaram-se no centro das criticas, convertendo-se o pals no grande vi18o

internacional, apontado homo responsavel pda deterioragao ambiental

mundial a partir da d6cada de 70
Tratando a questao coma problems de imbito intemo, durante anon

o govemo manteve-se na defensiva, pouch se preocupando com o impacts
de suds politicos ambientais, ou aus6ncia de, at6 o assassinato de Chico
Mendes, lider dos seringais de IXapuri em 1 988

At6 entio mesmo a figura e a proposta de Chico Mendes sobre as
reservas extrativistas eram pouco conhecidas no pals, a nio ser por parte

dos meios acad6mico e politico, maid diretamente envolvidos com a questao

ambiental, coma pode ser comprovado pda concessgo do titulo de cidad3o
do Rio de Janeiro em outubro de 1988, ao mesmo tempo que recebia o

pr&mio Globa1500, coJlcedido ds pessoas que miLtavam eln name dos direitos
ambientais.

i5 Idem, idem, p. 58
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E bem verdade que ands atlas havia se criado no Brasil instincias

para tratar do problema, homo a pr6pria Secretaria Especial do Meio
Ambiente(FEMA) e apoiando-se o Programa das Nag6es Unidas para

Meir Ambience(PNUMA) e Programa das Nag6es Unidas para o
Desenvolvimento(PNUD), mas aindade fomares&ita. Os debates Uavados

na 6poca da feitura da Nova Constituigao de 1 98 8, onde problemas como
o controle das nonteiras, a demarcagao das terras indigenas, a posse do
subsolo e as preocupag6es com as populag6es florestais a.floraram com

vigor, fazendo pane de um quadro mais ample, serviram para chamar a
atengao das autoridades nacionais para a regiao que maid recebia critical,

ou deja, as densas ilorestas tropicais. A CAmara Federal realizou inclusive

em novembro do corrente ano um grande seminhio sabre a problematica
amazonica.

Tomado de surpresa pelo grande impacts causado pda monte de

Chico Mendes, at6 entio relegado ao papel de ilustre desconhecido por
pane do govemo, estepassou aagirde fomlataltoreativacomo proposidva
paa dar conta desse tema que rapidamente preencheu espago significativo
da agenda extema brasileira.i '

Dentro desse contexto, a realizagao da Confer6ncia de 92
constiUiu-se em uln marco da agenda ambiental nacional, fazendo parte
ativa tanto do govemo quanto da sociedade brasileira, mormente atrav6s

das inilmeras organizag6es nao-govemamentais surgidas com esse esphito.

As preocupag6es do governo brasileiro para dar conta do problema
ambiental, que ganhou definidvalnente status de grande temamundial, &aziam

Texton diversos t6m sido produzidos sabre o tema. A importancia da questao ambiental
tem fido realgada constantemente tanto na academia quando atrav6s de Ones, etc
Ver, por exemplo um amplo estudo produzido ainda no inicio dos anos 90 -- CANIZIO.

aaa ]abo -- O Blasi! e a qu.estate anibientat: tim estudo de politico externa

6rczsf/e/ra. Dissertagao de mestrado em Relag6es Internacionais apresentada ao
Instituto de Relag6es Intemacionais da PUC/RJ em mano de 1 99 1, mimeografado
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embuddas ouUO pomp de disc6rdia que fez inclusive com que atengao maier

passasse a ser dedicada a regiao amaz6nica,jogando paper destacado em
tempos estrat6gico-militares. Trata-se da soberania sobre a regiao, assunto
cada vez maid em pauta desde os inicios da d6cada de 1980, e que passou

a receber especial olhar do governs a partir de entgo.

Meio ambiente, defesa e seguranga: a Amaz6nia em foco

Na d6cada de 70 a regiao amaz6nicaja recebia atengao do govemo

brasileiro por motivos diversos. I den6ncias intemacionais sobre a
mf utilizagao dos recursos, quando a id6ia de que pane do tenit6rio estava

sendo ocupado por estrangeiros sem nenhum controls motivou politicas
especificas para a regiao amaz6nica, embora sem os resultados esperados.
Dentre essas o Tratado de Cooperagao Amaz6nica(TCA) pode ser
mencionada homo uma iniciativa que tinha finalidades maltiplas: integral

fisicamente o espago amaz6nico, dar conta das den6ncias sobre o meio
ainbiente e char o bloqueio dos parses alldinos que impediam o acesso dos

produtos brasileiros aquela reglao, atrax 6s das negociag6es por des realizadas
em 1969 via do Tratado de Cartagena(Pacts Andino).

Se bem que nio conseguisse atingir sous intentos tanto por feta de

recursos, de uma cede axa, ou de inapet6ncia politica por acordos desse

g6nero, a verdade 6 que o Tratado de Cooperagao Amaz6nica jamais
desempenhou a contento seu verdadeiro papal, desde sua criagao, e mesmo

depois de sua transformagao em Organizagao do Tratado de Cooperagao
Amaz6nica. As recentes diverg6ncias sabre o comando da instituigao s5o

bastante elucidativas sabre as dificuldades por ela encontradas desde o

momento em que o TCA foi assinado.

Na agenda naciona]a questao ambienLa] passou a desempenhar
papel crescente, inclusive sob a 6tica militar, por uma s6rie de fatores
conJuntos, alguns delesjareferidos. Contudo, apr6pria conjuntmaintema
levou a que preocupag6es com a proteg5o da regiao amaz6nica se tomassem

prioridade nas politicas p6blicas nacionais.
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A primeira delay diz respeito is transformag6es verificadas no
AtlAntico Sul. Tradicionalmente a atengao maior da politica brasileim esteve
sempre voltada para dual grander regimes: o AtlAntico Sul e o Cone Sul. O

AtlAntico Sul sempre se converteu emaeadepreocupagao dos estrategistas

brasileiros, por causa de sua posigao, enquanto local de passagem de grande
parte do com6rcio maritimo regionale caminho para aAntgrtica.

Vetdade seja data, contudo, a possibijidade de o Brasil ou qualquer

outro pals exercer papal de relevo nessa regiao ocefnica esteve sempre
subordinada aos interesses norte-ainericanos, uma \ ez que essa 6 uma area

de nitida in.Ru6ncia de Washington. Por ipso mesmo, as preocupag6es
demonstradas, particulamlente por oficiais da reserva de vgrios parses do
At16ntico Sul, pwa a construgao de uma instituigao semelhante a existence

no Hemisferio Norte, com designagao homo Organizagao do Tratado do
Atlfntico Sulou semelhante nio sejustificava, inclusive porque haveria

nccessidade de absorver-se a Africa do Sul, queinerecia ressalvas por

parte do govemo brasileiro, eln filngao da politica do aparheid implemenlada
polo govemo de Pret6ria

A regiao nunca se constituiu em problema de maior envergadura,
motive polo qual nos amos 80 por iniciativa brasileira se converteu a regiao

em local distante de conflitos atrav6s da criagao no Ambito da Organizagao

das Nag6es Unidas, da Zona de Paz e de Cooperagao do Atlfntico Sul.i7

Claro que havia desentendimentos entre os formuladores das postural
extemas brasileiras sobre o que signiHicava desmilitaxizagao, confomie se

pode verpelos esclarecimentos feitos por militnes e diplomatas. Segundo

i7 Esse tipo de aflrmagao leva em conta os interesses dos pr6prios parses, as
diverg6ncias entry os mesmos, e dentro de um cenfrio onde o grande inimigo syria a
Uni5o Sovi6tica. Nesse casa, o problemaja syria de algada norte-americana fugindo
da responsabilidade das nag6es ribeirinhas, o que naojustificaria, portanto, a criagao
de uma OTIAS. N5o estamos considerando, obviamente, datos coma a Guerra das
Malvinas, nem o ocorrido na Segunda Guerra Mundial, no conhecido embate no
Atlintico Sul, envolvendo embarcag6es germanicas e dos aliados.
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declarava o ent5o ]Binistro da Marinha, Henrique Sab6ia "esse 6 um assunto

de politica, e o proJeto 6 do ltamaraty '', mas chamava atengao para a
necessidade de n8o se confundir desmilitarizagao com n5o-militarizagao .

Segundo o ltamaraty, ap6s as observados dos militares, o tema delia ser

percebido da seguinte forma:

o conceito de nao-militarizagao da area(a zona de paz no
Atlintico Sul) por parses a ela estranhos nio pods ser
confundido com o de desmilitarizagao, no sentido de redugao

da capacidade de atuagao militar dos paises da regiao
[cabendo aos parses que fazem parte da ZOPACS] assumir
maiores responsabilidades para a defesa da paz e da seguranga

reaionais, sendo necessario, por conseguinte, que se disponha

dos meios de atuagao para tanto''.:*

O que valeu, entretanto, 6 que a posigao oficial do pals defendida e

aprovada em imbito multilateral isentavaa regiao de experiencias belicosas.
O segundo motive esb diretamente ligado a pr6pria hist6ria regional,

onde o pals travou a sua $nica grande guerra contra o Paraguay. Nas

gerag6es posteriores a regiao plating converteu-se em palcos de constantes
disc6rdias entry brasileiros e argentinos sobre um possivel dominio dessa

parte do mundi que dada uma supremacia em todo o continente, porque os
demais vizinhos tinham capacidade reduzida de fazer frente a qualquer um

dos dais agentes mencionados. Independentemente dos ocupantes dos

gox amos brasileko e mgentino, diverg&ncias acentuadas se verificaram em
todo o tempo, assumindo as vezes proporg6es maiores, coma por ocasiao

da construgao da banagem de Jtaipu nos ands 70.

Elia ns mf;;:m:;l:ZZHf:olli
Zona de Paz e Cooperagao no Atlintico Sul, p. 77-78
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Resolvido, por6m, esse obstfculo esvaziava-se a necessidade

brasileira de mantel faTWas nessa regiao, quando outros problemas tanto
globais quanto no Ambito regional, simultaneamente, passavam aclamar

por atengaa maier. Um doles a malta de capaclidade operational do Tratado
de CooperagaoAmaz6nica; a segunda as critical carla vez mais acentuadas

sobre a soberania naregiao amaz6nica; emterceiro luau, a subida ao poder

no Suriname em 1 980 do militar DesiBouterse que passou a implementar
acordos com o govemo de Fidel Castro. Certamente essen problemas em
conjunto reorientaram a estrat6gia nacional, fazendo com que today os olhares

se voltassem para a regiao amaz6nica. Foi esse cen&io que fez com que
desde entio as ateng6es maiores estejam focadas nessa parte do mundo,

ainda que a Amaz6nia azul assuma importancia crescente na estrat6gia
nacional, motivada inclusive pda aprovagao em abril de 2007 da demanda

do governs brasileiro no fmbito da ONU, de ampliagao de seu espago
maritime, alterando consideravelmente a area territorial sobjurisdigao
nacional agora em tomo de 12,5 milh6es de qui16metros quadmdos, tenestres
e maddmos.

No Tratado de Cooperagao Amaz6nica refer6ncias sabre a quesHo
ambiental Cram feitas de maneira direta. Segundo o documents,
considerava-se que ''tanto o desenvolvimento s6cio-econ6mico como a
preservagao do meio ambiente sgo responsabilidades inerentes a soberania
de dada Estado".iP Ao assinarem o tratado

;a cooperagao entry as Panes Contratantes servirf para
facilitar o cumprimento dessas responsabilidades, continuando
e ampliando os esforgos conjuntos que v6m realizado em
materia de conservagao eco16gica da Amaz6nia".20

9 CF. MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES -- Zra/czdo de Cooperaf ab
,4/naz'6nica. Brasilia: MRE, 1978, p. 9.
20 Idem, idem
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Comportamento id6ntico se verificariadepoisno instrumento que o
sucedeu, a Organizagao do TCA. Nos inOmeros encontros realizados por
ambas as entidades os tomas da questao ambientale da soberania nunca

deixaram de estar presentes implicita e explicitamente
No que diz respeito ao problems da internacionalizagao da

Amaz6nia, ainda que o govemo apenas tardiamente tenha tornado

provid6ncias mats consistentes para mantel/preservar a soberania sabre a
regiao, o problema era levantado ha d6cadas, se ngo quis6ssemos retroceder
ao s6culo XIX quandoja se aventava a possibilidade de sua ocupagao por

imigrantes oriundos do tenit6rio norte-americano. Coma se pods depreender

da proposta de Mattew Fontaine Maury, a Amaz6nia seria o lugar ideal
para o escravo negro, polo afticano. Segundo eje, aregiao amaz6mca "e a

terra dos papagaios e macacos e s6 o afticano este a altura da tarefa que o
homem a{ tem de realizar ''

Em meados do s6culo XX, algumas iniciativas homo a da Hylea

Amaz6nica ou propostas de Roberto Panero e Herman Kamm Cram motivos
de constantes alertas.21 Em momentos e circunstincias distintas tanto o

govemo quanto parcelas da sociedade denunciavam as investidas estrangeiras
sabre o solo amaz6nico, ora com m6todos mais agressivos ora mats

veladamente.

No periodo militar n8o foray poucas as ressalvas de que as Forgas

Armadas ao inv6s de se preocuparem com a preservagao da regiao, o que
fbziam era entrega-la aos interesses estrangeiros, permitindo a ocupagao

2i Atrav6s do Instituto Hudson, Panero & Kahn apresentaram proposta para a criagao

do que chamavam grander lagos artificiais ao Banco Interalnericano de
Desenvolvimento(BID) em 6 de novembro de 1964, Ver texton disses autores
PANERO. Roberto -- "Um sistema sul-americano de 'grandes lagos', .Rwk/a .Blasi/Circ
de Po/#/ca in/e/"nacional Rio de Janeiro: IBRI, ano XI, Do 4 1-42, margo4unho de 1 968,

P. 32-50; KAHN, Herman & PANERO, Roberto -- "Novo enfoque sabre aAlnaz6nia",
idem, idem, p. 5 1 -64. Esse exemplar da revista 6 inteiramente dedicado a problematica
amaz6nica.



desenfreada, sem qualquer tipo de controls ou de cadastro sobre os que
adquiriam propriedades ou exercitavam atividades nos confins da selma
amaz6nica. Mencionavam-se desde as seitas religiosas com finalidades
escusas que, a16m de interferirem na cultura das populag6es florestais,
estariam servindo de espi6es para detectar as riquezas minerais existentes

noNorte do pals; damesmafomiaestariam ensinando oulras lingua, coma
o ing16s, fazendo com que perdessem suas caracteristicas milenares. Ngo

foi sem motivo que se denunciou nos anos 70 inclusive o Projeto Radar da

Amaz6nia(RADAM), que fez extenso mapeamento da regiao, mas cujos

dados foram mantidos em sigilo, pouco acessiveis a sociedade brasileira,
enquanto eram disponibilizados aos norte-americanos.

A questao da intemacionalizagao daAmaz6nia foi inclusive objeto
de in6meros ensaios produzidos n5o apenas por acad6micos, mas igualmente

por politicos, homo o pr6prio texto de A. C. Ferreira Reis.2z Para dar
conte dessas den6ncias e diante das di6iculdades advindas da nio

operacionalidade do TCA, ao t6miino do govemo militar se gestou novo
pmHeto, destavez com caractedslicas bem mmcantes emtennos de ocupa®o

e defesa do terdt6rio brasileiro na regiao Norte do pats.

22 0 livro de Arthur Cezar Ferreira Reis, que a16m de politico, desempenhou extensa
atividade acad6mica, entre outras, na Universidade Federal Fluminense, foio que
provavelmente mais impacto causou ao denunciar os interesses escusos dirigidos
para a regiao amaz6nica. Ver dense autor .d ,4/7?az'6n/a e cz cobifa /nfernac/onaC
2'edlfao. Rio dejaneiro: Edinova Limitada, 1965 (1' edigao de 1960). Nos anon 90
muitos textos focalizaram esse tema, sqa atrav6s de livros, ensaios, etc. Uma boa
revisit sobre o assunto pods ser encontrada em FURNIEL, Ana Cristina da Matta
}\maz6lia-- A ocupagao de uln espago: Internacionalizagao x Soberania Naciona!.
1993 . Rio de Janeiro. Dissertagao(Mestrado em Relag6es Intemacionais). Instituto de
Relag6es Intemacionais, PontifTcia Universidade Cat61ica do Rio de Janeiro, 1993

Para aqueles que desejarem ter acesso a outros textos com esse enfoque pods-se
consultar o site do CPDOC/FGV. onde se encontram inOmeras informag6es
http://www. cpdoc.jgv. for/projetos/m ilitares-am a=onia/htm/b ibliograjia. htm
Acessado em 25 de setembro de 2007.
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O Projeto Calha Norte encaminhado ao presidents da Repablica,
atrav6s de Exposigao de Motivos n ' 18 de 19 dejlnlho de 1985 pda
Secretaria Gerd do Conselho de Seguranga Nacional tinha claramente

oljetivos de defesa daAmaz6nia, ainda que mesclasse, de um dado politicas

avis com as militares, ao mesmo tempo que dole participavam vhios

minist6rios avis como os das Relag6es Exteriores e do Interior.23 Para que
nAo fosse caracterizado coma prqeto militar, sua coordenagao fora exercida

por Andrea Calabi, entio secretirio gerd do Tesouro, do Minist6rio da
Fazenda. Ao se divulaar o Documento de Politica de DefesaNacional de

1 995, o generaIAlberto Cardoso, na condigao de Chafe do Gabinete Militar

da Presid6ncia da Republica assim se referiu ao PCN :

:0 Calha Norte nunca foi um projeto militar, mas sim
interministerial, que se baseava em p61os de desenvolvimento.
Ficou com cara de militar porque, na hora de it para dentro da
silva, s6 apareceram as Forgas Armadas. A id6ia, de cato, 6
retomar o Calha Norte na sua concepgao original, com p61os

de irradiagao de desenvolvimento".24

Os objetivos do PCN, entry outros, referiam-se inecessidade de
reforgar as fronteiras, combater o trffico de drogas(epadu), evitar o

23 Ver a EM 018/85 de 19 de junho de 1985 assinada polo general Rubens Bayma
Denys, entio Secretgrio Gerd do Conselho de Seguranga Nacional encaminhando o
Projeto Calha Norte, cujo tf tulo completo 6: .Desenvo/vimen/o e Jeez/range na reg/(2b
ao /lor/e das ca/has dos r/os So//n?des e .d/nazonas. Brasilia: SG/CSN, 1985,
mimeografado. A bibliografia produzida sobre o PCN 6 bastante extensa e de facil
acesso. Consultar o enderego do CPDOC/FGV citado na nota anterior, e a pagina do
pr6prio Minist6rio da Defesa que, igualmente, disponibiliza inclusive textos acad6micos
sobre o tema.

Cf. Entrevista concedida polo general aosjomalistas RODRIGUEZ, Bartololneu e
MONTEIRO, Tania publicada em O fs/ado de S. jazz/o, 4. 1 1 .1996. Apud /'orca/-/as
fs/rofl:jgfcas, Brasilia, CEE, Presid6ncia da Repablica, vol. 1, n ' 2, dezembro de
1996, P. 21

24



swgimento do Estado Yanomami, criaQao de uma infra-estrutura gerd
O Programa de Fortalecimento da Frente daAmaz6nia Oriental(PROFS:AO)

que dada seqti6ncia ao PCN ampliando sua areajamais foi implementado.
Mesmo o PCN veda nos anos seguintes subs tarefas restringidas em fungao

da malta de recursos, reduzidos drasticamente pelo clima dificil por que
passava o pals.2s Nesse contexto, a consecugao dos objetivos tragados

Hicou aqu6m do que se poderia esperar, sends retomado apenas anos depois,
ja com novo nome, agora Programa Calha Norte, mas dentro de outro
contcxto.26

A complenlentagao e ampliagao dense prqeto encontraria respaldo
em meados dos anos 90, quando se deu importancia maier a questao

amaz6nica atrav6s de uma proposta de maior envergadura homo o Sistema

cle Vigilancia da Amaz6nia/Sistema de Protegao daAmaz6nia(SIVAM/
SlllAM). Com objetivos vaiiados o SIVAM proptmha-se a tarefm mUtiplu,
sendo que para sua consecugao estariam sendo alocados bilh6es de reais,

confomie anunciava o go\ emo. Entry os objetivos do complexo podem ser

lembrados: protegao aos v6o#controle do trdego a6reo, vigilancia ambiental,

Goleta de dados via sa161ite; mapear queimadas e florestas; controls de trgfico.

Obviamente que amboy os pray etos, tanto o PCN quanto o SIVAM/

SIPAM trouxeram descon6langas para os parses amaz6nicos, uma vez que

25 0 aumento das dotag6es das Forgas Armadas tem sido uma constants, e feitas todd
o tempo, independentemente dos govemos. A malta de verbas para o PCN anos depois
syria motive de reclamagao do entgo ministry Geraldo Quintao. Ver MONTEIRO, Tania

;Quintao quermobilizarjninist6rios para intensificarPrQjeto CalhaNorte". OEsradn
de S Pau/o, 14.5.2000, p. AI 1. Para quem river interesse maior nos gaston do PCN
pode-ge consultar alguns trabalhos como os do professor Durbens Martins
Nascimento. Desse autor, ver : "Govemanga e flnanciamento do Projeto Calha Norte '
]Vovos Cadernos iVy.Ed, Be16m, UFPa, v. 8, n ' 1 , p. 1 1 5- 140,junho de 2005.
26 Informag6es atualizadas sabre o Programa Calha Norte podem ser obtidas no site do
Minist6rio da Defesa: #/P.'/'ww. dq/asagoz&=
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foram pensados e elaborados sem qualquer comunicagao aos mesmos.:'

Na utica do govemo, tratava-se de quest6es de ordem intema, motivo pelo

qual nio se sentia obrigado a prestar qualquer esclarecimento a quem quer

que fosse, mesmo aos vizinhos. Foi essa a resposta dada na 6poca da
divulgagao do Projeto CalhaNorte aosrepresentantes amaz6nicos, que se
deslocaram ao Minist6rio das Relag6es Exteriores, em busca de informag6es,

quando o govemo brasijeiro enfatizou Iratar-se de politicos dom6sticas e
sem qualquer reflexo sabre os demais parses. No casa do SIVAM/SIPAM,
na inauguragao da primeira base em 2002, o governs brasileiro cojocou a

disposigao dos parses vizinhos as informag6es obtidas e que foram aceitas
pele Peru e Co16mbia.28

Pode-se dizer que as politicas de ocupagao e defesa daAmaz6nia

foram pensadas e feitas sob tr6s perspectivas. De um lado, na 6tica
econ6mica a ocupagao syria uma fomia n5o apenas de preencher o espago,
mas de utilizar areas vazias produzindo e exportando produtos variados

Defrontava-se, contudo, sobretudo nos $1timos ands, com a visio

ambientalista que considerava necessfrio preservar a regiao evitando

impactos ambientais maiores inclusive no que diz respeito a construgao de
novas usinas hidroe16tricas. Na perspectiva militar, o problema sempre se

colocou priorizando a protegao do territ6rio e manter a soberania contra
possiveis investidas. Assim, ao agir nessa perspectiva, coloca-se

Ainda que haha um bom relacionamento do Brasil com deus vizinhos, s8o recorrentes
as afirmag6es de autoridades dos parses vizinhos, de que as politicas implementadas
por Brasilia sempre devem ser vistas com ressalvas, em fungao de seu passado. Com
6eqt16ncia lembra-se da vocagao imperialista brasileira. Vega, por exemplo, a entrevista
do general Alberto Muller Rojas, ex-membro do governo venezuelano, onde faz
afirmag6es desse g6nero: MARIN, Denise, Chrispin -- "Brasil 6 imperialista desde
descobrimento". O .Esrado de S. Pail/o, 9.7.2007, P. A12.
28 Da mesma forma que o Programa Calha Norte, o complexo SIVAM/SIPAM
converteu-se em alvo de extensa curiosidade do memo acad6mico que produziu inQmeras

publicag6es(dissertag6es, tests, ensaios, etc.), tends realizado kinda incontfveis
encontros para debater os proyetos, seus custos e suas influ6ncias sobre os demais
parses da BaciaAmaz6nica.
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contrariamente a demarcagao de texas indigenas continual, a presengade

grupos, sqaln quaid forem ao lingo das fronteiras, porque isso diHiculta o
desempenho de suas tarefas. Na 6ticadiplomaticao direito intemacional 6
o caminho a ser trilhado, ou sega, cadaEstado 6 responsavel por seu tenit6rio
e n5o se pemlite sua usurpagao, por nenhum motivo, sham des quaid forem.
Por isso, a tarefa do Minist6rio das Relag6es Exteriores faibastante grande

a partir dos anos 80, porque houve a necessidade de manter sempre o
discurso de que a regiao pertence aqueles que deli razem parte, n5o
admitindo interfer6ncias alheias, sega fisicamente, deja na elaboragao das

politicos nacionais e regional que s6 devem ser realizadas por des mesmos.

As constantes reunites entry presidentes, entre os chanceleres sempre
sinalizaram nessa diregao.

A quesHo ambiental passou a assumir lmportancia maior ngo apenas

porcausadaspr6prias discuss6es internal mas principalmentepelas meng6es
que se faziam no plano intemacional. Notfcias divulgadas sabre avenda de

parcelas daAmaz6nia, homo se chegou a divulgar no 7%e .Anew Mora 77n2es

mereciam refutagao das autoridades nacionais. Damesma fomia aproposta
do ex-presidents frances Francois Mitterrand em 1989, levantando a
necessidade de se adotar a soberania compartilhada foi fortemente
rechagada. No mesmo diapasao, a id6ia de pulmao do mundo creditada a

Amaz6nia foi sempre vista com ressalva, ao mesmo tempo que instfncias

variadas manifestavam-se conlr6rias u dentlncias de que o pals era o grande

responsavel pda emissio de C02 atrav6s das queimadas das florestas

amaz6nicas. O ex-ministro do Ex6rcito general Le6nidas Pires Gongalves

em coiUer&nciarealizadanaEscola Superior de Guena em 1989 apresenta\ a

indicadores distintos daqueles que Cram denunciados pda media e outros
govemos."

A realizagao da EC0 92 inclusive tinha objetivos de apresentar o

pats coma maduro, responsfvel polo seu meio ambience e, portanto, apto a

:9 Cf. GONGALVES, Gal. Le6nidas Pines .4/7zm6n/a eco/agra esa6eranfa. Palestra
pronunciada em maio de 1 989 na Escola Superior de Guerra, snt., mimeografado.
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reivindicar lugar de maiorprojegao no cengrio mundial, ocupando vagade
rnembro permaneme no Coilselho de SegurailgadasNag6es Unidas. Villas
ou#as iniciativas corroborariam esse novo papel do pals, demonstrando um
amadurecimento necessario, mostrando efic5.cia e responsabilidade nas

politicos ambientais, atrav6s de sua visio pacifica e de respeito ao direito
international, sq a atrav6s da criagao da Zopacs, assinando o Tratado de

Nao-Proliferagao deAmas Nucleares('rNP) sqa panicipando de miss6es
de paz da ONU.

Entretanto, isto n5o signi.ncava dizer que tomas homo a defesa e

seguranga nio fizessem maid parte das preocupag6es nacionais. Por ipso,
ein 1996 divulgou-se pda primeira vez na hist6ria brasileira, um documents

que abordava especificamente o tema da defesa nacional, atrav6s de uma

politica supra-forgas. At6 ent8o as political no plano estrat6gico-militar
sempre foram efetuadas individualmente polo Ex6rcito, pelaMarinhae pda
Aerollfutica. com o Estado-Maier das Forgas Armadas (EMFA)

desempenhando papal de pouca ou nenhuma importancia. O EMMA nunca
se converteu em instituigao supra-faTWas, mas inter-forgas sends seu
comando exercido a dada doin anos em rodizio das tr6s armas, por um
oficial no Ultimo estagio da caneira, mais coma um cargo de consolagao do

que de efetiva importancia. Sobre esse problema, sgo interessantes os
comentirios feitos por oficial da Aeronfutica:

:'O EMMA tem dificuldade de implementar uma polftica militar

brasileira polo cato de nio ser ujn 6rgao supra-forgas; ele 6
um 6rgao inter-forgas- Suas resolug6es sgo por consenso entry
as Forgas, e, por consenso, n5o ha aWaD de comando. Dai

porque esse 6rgao n8o 6 capaz e nem apropriado para
implementar uma polftica de defesa".30

30 Cf. MENEZES. Delano Teixeira -- "A necessidade de uma politico de defesa'

Parcerias .Es/rar({gfcas, Brasilia, CEE, Presid6ncia da RepOblica, n ' 5, setembro de
1998,P. 1 18.
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No documents de Po/frfca de Z)(:Hess A'acfona/ de 1996 Cram

esses os principais objetivos sobre o fema: a garantia da soberania, com a

preservagao da integridade territorial, do patrim6nio e dos interesses
nacionais; a projegao do Brasil no concerto das nag6es e sua maior insergao

noprocesso decis6riointemacional.3i Ainda que se tratasse de uma minuta,

e n5o um documents discutido pdas instgncias interessadas, a PDN trouxe

polo memos a necessidade de se tratar com mats densidade temp de
importancia nacional. Por outro lado, lamente-se o cato de tal documento
preliminar ngo ter fido sequer discutido no Ambito do Congresso Nacional,

convertendo-se no instrumento oficial sabre o assunto, por absoluta malta de

inapet6ncia das liderangas politicas de colocf-lo em discussio visando
ampliar e aperfeigoar os poucos paragrafos e conceitos redigidos. Dai a
generalidade observada em toda a extens5o do documents.

A seqti6ncianormal loi acriagao do Minist6rio daDefesa tr6s anos
depois, com o cargo mgximo exercido desde ent5o por avis, que n8o
conseguiram desempenhar a contento suas fung6es, sobretudo pda feta de

conhecimento da Area. A substituigao do documents de 1996 por outro
uma d6cada depoisja mosUou significativo progresso, uma vez que agora
observam-se reflex6es maid consistentes sobre o assunto. Nessa nova vers5o

de 2005, dava-se prioridade ''aAmaz6nia e o AtlAntico Sd, pda riqueza de
recursos e vulnerabilidade de acesso pdas 6'onteiras terrestre e madtima".32

Na regiao norte, Cram claus as preocupag6es

Para contrapor-se is ameagas a Amaz6nia, 6 imprescindivel
executar uma s6rie de agnes estrat6gicas voltadas para o

31 Cf. PRESIDENCIA DA REPUBLICA Po/fffca de Z)cgisa Nacfona/. Brasilia
Presid6ncia da Repablica, 1 996, p. 7.
z Cf. MINISTERIO DA DEFESA Po/ffica deZ)(:/esaA'ac/ona/. Brasilia: Minist6rio
da Defesa, 2005, p. 10 e 17.
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fortalecimento da presenga militar, efetiva agro do Estado no
desenvolvimento socio-econ6mico e ampliagao da cooperagao
com os paises vizinhos, visando a defesa das riquezas naturais
e do meio ambiente:

Essa escolha do AtlAntico mule Amaz6nia coma prioridades da

politica de defesa nacional, em 6mgao de sua importalacia esbat6gica e pdas

riquezas a{ existentes, foi feita, portanto, dentro do clima de den6ncias dada

vez maid cortes enftentadas polo governs brasileiro. Outras medidas que
com Gertz heqti6ncia igualmente sgo lembradas, dizem respeito a ima nova

divis8o do tenit6rio amaz6nico, criando-se outras unidades. lsto possibilitaria

que espagos ocupados por Ones e atividades ilicitas fossem reslringidas
pda presenga major das autoridades nesses locais.34

Coma se pode perceber, ao inv6s de diminuirem as press6es sobre

a regiao amaz6nica ocorreu um acr6scimo nas criticas com o passar do
tempo. Pods-se creditar ipso, n5o apenas a. exist6ncia das reservas minerais,

mas tamb6m os recursos em biotecnologia que as grandes florestas det6m

e que sem divida est5o na mira tanto de Estados quando de grandes empresas

transnacionais. Por isso mesmo, as autoridades nacionais nio perdem
qualquer chance para reafirmar que a regiao amaz6nica nio 6 passivel de
discussao, que a soberania 6 inegociavel, pertencendo apenas aos Estados

que a comp6em. Nessa diregao, o discurso pronunciado polo presidents
Luiz Infcio Lula da Silva na abertura dos trabalhos daAssemb16ia Gerd da

ONU em setembro de 2007 deixam muito clara o que o governo pensa
sobre o assunto. Naquela ocasiio realgava o presidente :

33 Idem, idem, p. 17
s4 A id6ia de uma nova divisio territorial nio apenas na Amaz6nia, mas em todo o pals:
faz parte dos debates ha lingo tempo. Constantemente surgem propostas para o
surgimento tanto de estados quanto de territ6rios federais, nos molded dos anteriormente
existentes. Especificamente sobre aAmaz6nia ver: MONTEIRO, Tania -- "Defesa proyeta
novos territ6rios naAmaz6nia". O fs/ado de S .Paz{/o, 1 6.05.2000, p. A13
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:0 Brasil tem frito esforgos notfveis para diminuir os e6eitos
da mudanga do clima. Basta dizer que, nos iltimos amos,
reduzimos a menos da metade o desmatamento daAmaz6nia

Um resultado homo este n5o 6 obra do acaso. At6 porque o
Brasil n:io abdica, em nenhuma hip6tese, de sua soberania e
nem de suas responsabilidades sabre a Amaz6nia"3s.

Ao mesmo tempo que anunciava uma redugao do desmatamento

no contexto gerd amaz6nico, simulhleamente observava-se, inclusive atrav6s

de pr6prias fontes oficiais, um aumento do mesmo em locais coma no estado

de Mata Grosso, fazendo inclusive com que o govemo passasse a rover
suas estrat6gias.s6

Por sua vez, o ministro da Defesa Nelson Jobim fez extensa viagem

de uma semana a v&ios postos militares da 6onteira. Aproveitou tamb6m a

oportunidade para reafimiar a soberania da regiao." Poucos dias depois,

em 31de outubro de 2007, em depoimento a Comiss5o de Relag6es
Exteriores e Defesa Nacional da Cimara dos Deputados, explicava qual a
concepgao de sua pasta para a defesa nacional:

:0 cumprimento da tarefa de defesa nacional brasileira nio
6 expansionista em quest6es territoriais, mas sim para
conservagao de seu territ6rio. Nas fronteiras amaz6nicas 6

35 Cf. Discurso pronunciado polo presidente Luiz Ingcio Lula da Silva em 25 de setembro

de 2007, na abertura dos trabalhos da ONU. http://www.info.planalto.gov.for.
Acessado em 30 de outubro de 2007. Tamb6m n'O Estado de S. Paulo, 26.9.07,
p. A-4. Titulo: "0 Brasil nio abdica da soberania naAmaz6nia '
s6 Cf. AMORIM, Cristina -- "Em MT. derrubada de mata subiu 200%''. O .Es/ado de
S. Pau/o, 26.9.2007, p. 5. Da mesma autora -- "Desmatamento volta a crescer e faz
govemo rover plano paraAmaz6nia". O .Es/ado de S. Pau/o, 1 6. 1 0.2007., p. A 1 6.

Cf. MONTEIRO. Tania -- ''Amaz6nia tem dona. diz Jobim". O fsfado de S. .Pau/o,
13 .10.2007,p.AIO.
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preciso tratamento diferenciado. Etta 6 a raz5o pda qual
percorri essay areas''."

Na mesma diregao, em meadow do ano, ao tamar posse na
Secretariade Plandamento alonso Plaza o ministry Roberto Mangabeira

Ungernao seesqueciadaAnlaz6nia39 Apes suapasta ser extinta, e nomeado

para chefiar o Minist6rio Exuaordingrio de Assuntos Estrat6gicos, em 4 de
outubro de 2007, dizia que "n6s n5o temos no Brasil ulna estra16gia nacional

de defesa, nio temos uma pratica de discussio civil e nacional dos nossos

problemas militares". Declarava ainda que ''a questao daAmaz6nia 6 um
dos pontos de avaliagao de seu minist6Ho''.40

O general Augusto Heleno Ribeiro responsavel polo Comando
Militar daAmaz6nia tamb6m tele ressalvas sabre a fomia colno as political

publicas s5o implementadas. Para ele existe um " desinteresse pda efetiva
integragao daAmaz6nia ao rests do pals. Observa-se "a malta de recursos e

de agro do poder central para instalar ali sous agentes institucioilais, que
dividiriana com ele a lesponsabilidade de zelar pda leia pda ordenl, reprimir

os ilicitos, preservar o meir ambience, cuidar da sa6dc e da educagao.''

s8 Cf. declarag6es do ministro da Defesa Nelson Jobim na seguinte pagina:
http://www.portugaidigitat. com. bt/sis/noticia. kmPnoticia= 6634714&canal= IS9&t
ofa/=2/55i&i?zdzce=0. Acessado em 02 de novembro de 2007
9 Cf. o discurso de posse do ministro da Secretaria de Plandalnento a Longo Puzo,
Mangabeira Unger no dia 19.6.2007. harps./awww d(:Mesa.gov.for/LkerFf/es/F//e/
Dkuas(f%QMHQh&jsad>fZ)cM%QMreEcpMmmP$ @m MhQ(Wa01WZOaPranpcg
Acessado em 20 de outubro de 2007.
40 Cf. declarag6es do ministro na materia elaborada por SAL;vA.DOR, Fabiola -- "Brasil

n8o tem estrat6gia nacional de defesa, diz Mangabeira". OEs/ado de S jazz/o, 3. 10.2007.

Ver: https://www.estadao.coin.for/nacional/not nac59688,0.htm. .dcessado en7 27 de
outubro de 2007. Consultar, kinda, SALVADOR, Fabiola -- ''Marlgabeira pretends
rediscutir Am aria". O Estado de S. Paulo, 4. 10.2007, p. A}0.

Cf. GeneraIAugusto Heleno Ribeiro -- "A aus6ncia do Estado brasileiro naAmaz6nia".
h/p../2bm. b/ogdme/7?ana.g/obo/og. co/ll. for;80. Acessado em 28 de dezembro de 2007.
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Como se pode perceber, polo menos no terreno da ret6rica tem
havido certa coincid6ncia entry as galas das diversas autoridades nacionais

voltadas para esse campo Viabilizf-las certamente demandam esforgos
outros, que nem sempre estio contemplados por exemplo no pr6prio
orgamento federal.

Para dar conta disses compromissos, para que tats political possam

serefedvadas,nos dtimos memes vgriaspromessaslizeramparte do discwso
governamental. Entry essay, aumentar os sal&ios das Forges Armadas,

investimentos em equipamentos, etc., para atender, pelo menos em parte,

as reivindicag6es das tr6s forgas que, constantemente, reclamam da
precariedade dos materiais que disp6em considerando-se inadequadamente

preparadas para dar conta das tarefas que Ihe s5o atribuidas. Nesse sentido,

nio estariam portanto aptas a cumprir com eficfcia as atividades que o
pr6prio documento de politica de defesa nacional estabelece homo
prioridades.

Nota $1nal

No decorrer dos ands, a questao ambiental foi assumindo papal
crescente na agenda brasileira. Acostumado a nunca prestar contas sobre

sells amos, o govemo brasileiro faitomado de suq)rosa pda repercussao da

monte do seringalista Chico Mendes. At6 ent5o as autoridades, ainda que
considerassem o aumento da importgncia do fema, desdenhavam das cdticas

e das press6es, tanto internas quanto intemacionais.

A partir de meados dos anos 80, entretanto, o problema
tomou-se maid agudo, em ftmgao das press6es intemacionais e das constantes

'ameagas'' a soberania nacional. Dai, a quesHo ambiental passat a ser habda

com seriedademaioremtodas as instinciasno Ambitofederal, homo assunto

de seguranga nacional. O pr6prio PTWan?cz ]Uossa.Afa/ureza caminha nessa

cliregao, uma vez que o relat6rio final foiencaminhado a Presid&ncia da

Rep6blica pelos ministros Jogo Alves Filho e general Rubens Bayma Denis,



respectivamente titulares do Interior e da Secretaria de Assessoramento da
DefesaNacional.4z

Por razors coma essay, portanto, passaram-se a ser definidas

politicas maid consistentes sobre o assunto, com 6nfase especial a regiao
amaz6nica. As conthuas refer6ncias feitas pdas autoridades nacionais, tanto

no plano interns quanto em instincias muldlaterais, indicam que na agenda
brasileira o fema ambiental passou a ocupar espago pemlanente.

Considerando a necessidade de se proteger de maneira mais

eficiente as florestas do norte, dotadas de extensos recursos naturais, a

questao amaz6nica assumiu de \ ez importancia sob a vertente da seguranga

Entre os probleinas verificados podem ser lembrados os conflitos agrarios

porto das fronteiras, a demarcagao das terras indfgenas, as diverg6ncias
entry a Venezuela e a Guima, a16m das political maid agressivas do govemo

de Hugo Chavez. Os acordos entry os governor \ enezuelano e bolivians
tamb6m se inscrevem na categoria de temas que merecem a devida atengao,

eln race de um posslvel desequilibrio de forgas regional. Da mesma fonda a
Declaragao Universal dos Direitos dos Povos Indigenas, aprovada pda ONU

em setembro de 2007, pods significar problemas futures para a regiao
amaz6nica. Aproposta daRep6blica CooperativadaGuialm feitaao govemo
brit6nico para que esse assumaresponsabilidades pda lnanutengao daporgao
de floresta amaz6nica do pals 6 outta elements complicador, porque

implicarianapresengamais acentuadade uma grande pot6ncia do hemisferio

nortejunto as fronteiras brasileiras.

Estes fatores em codunto indicam claramente coma aregiao Norte

tem se posicionado no centro das preocupag6es nacionais, em termos

diplomaticos e estrat6gicos. Anecessidade de se ter plano domlnio do espago

Cf. BADEN/Presid6ncia da Repab]ica -- Programs ]Vossa ]Vafz/re:a -- .Re/a/cirfo da
C0/7?fssc7o .Execzlrfva ins/i/usda.pe/o .Deere/o n'96. 944/88. Brasilia, BADEN, fevereiro
de 1989, mimeografado.
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nacional exigiu assim que uma polftica de defesa passasse a ocupar papel

dada vez maid importante na deHlnigao das polfticas p6blicas. Deplore-se,
por6m, a inexist6ncia de um livro brando de defesa, nos mesmos molded

que os existentes em outras nag6es e panes do mundo.
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