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O BRASIL E AAM£RICA LATINA
OP90ES POLITICAS E

iNTEeKA(;Ao REGIONAL:

Shiguenoti M. $amotd

Resumo

O texts examina o paper da integragao e daAm6rica do Sul na agenda

da polftica extema do Brasil. Essen dois itens sempre fizeram parte das
preocupag6es brasileiras, hdependentemente do tempo, dos govemantes e
dos regimespol ilticos. Procuramos, ao longo do.paper, mostraros interesses

e as prioridades estabelecidas pdas autoridades brasileiras, atrav6s da
instfncia responsgvel pdas relag6es exteriores, aos diversos itens que

comp6em a agenda nacional, sobretudo no que diz respeito a atuagao

regional. Fazemos algumas digress6es tanto no plano diplomgtico, quanto
no estrat6gico-militar, dandy 6nfase hs 61timas d6cadas, quando a integra®o

passou a ocupar espago importante na pauta brasileira e na dos demais
pai.ses sul-americanos, a paair da criagao daAssociagao Latino-Americana

Texto apresentado no IV Congresso da Associagao Latinoamericana de Ci6ncia
Politica (ALACIP), realizado na Universidade da Costa Rica, de 5 a 7 de agosto de
2008. fema gerd: "Gobernanza sin desarrollo? Repensar el bienestar en America
Latina''. A'ea Temftica 4: Gobernanza en ]a globalizaci6n: America Latina en el sistema
internacional (Ponencia n.: A4.P161). A produgao dente texto e a participagao no
events contaram com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecno16gico (CNPq), atrav6s de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (navel IB)
concedida ao autor.

Libre-Docents em Relag6es Internacionais e Politica Comparada. Professor Titular
do Departamento de Ci6ncia Polftica do Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas da
Universidade Estadual de Campinas. Email -- shiguenoli@gmail.com ou
shigue@unicamp.for.



de Line Com6rcio(ALALC). Nossa preocupagao n:io 6, contudo, analisar
detidamente qualquer uma das iniciativas em paaicular, mas sim as prioridades
globais do govemo brasileiro nos diversos momentos.

Resumo

BraziIY La Integraci6n sudamericana

EI texts examina el papel de la integraci6n y deAm6rica del Sur en la

agenda de la politica externa de Brasil. Esos dos iltems, siempre hicieron
parte de las preocupaciones brasilefias, independientemente del tiempo, de
los gobemantes y de los reganenes polilticos. Buscamos, a lo largo del a].tkulo,

mostrar los interests y las prioridades establecidas por las autoridades
brasilefias a travis de las instancias responsables por las relaciones exteriores,

a los diversos items que componen la agenda nacional, sobre todo en lo que

se dice respecto a la actuaci6n regional. Hacemos algunas digresiones tanto
en el plano diplom6tico cuanto en lo estrat6gico-militar, dando 6nfasis a las

Qltimas d6cadas, cuando la integraci6n pas6 a ocupar un espacio importante

en la pauta brasilefia y en la de los demos parses Sudamericanos, a partir de

la creaci6n de laAsociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio(ALALC).
Nuestra preocupaci6n no es, con dodo, analizar detenidamente cualquier
de las iniciativas en particular, perk si, las prioridades globales del gobiemo
brasilefio en los diversos momentos.

Abstract

Brazil and South American Integration

'He text examines the role of integration and SouthAmerica in Brazil's

foreign policy agenda. These two items have always been Brazilian concems

regardless of time, governments and political regimes. Throughout he paper

we demonstrate interests and priorities established by Brazilian auhorities:
by Me institution responsible for foreign policy, the diverse items which
constitute the national agenda, especially in regards to regional initiatives.
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Diplomatic and political-military analysis are made, focusing on recent
decades, when integration became an important theme in Brazilian and cher
SouthAmerican countries' agenda with the creation of the LatinAmerican
Free TradeAssociation(Assoclczfao Inrlpzo-AmeHcana de Z,ivrz Com4mlo
-,4Z.AI,C). Our concern is not, however, to analyze deeply any specific

initiatives, but to focus on the Brazilian government's overall priorities at
each moment.

Introdugao

Qualo espago ocupado pda integragao e pda America do Sul na
agenda da politica extemabrasileira? asta 6 uma pergunta, ou davida, que
vez ou outta 6 formulada pelos parses da regiao, mas que ngo tem encontrado

dificuldades em ser respondida pdas autoridades brasileiras: o continents

sul-americano sempre foi, continua, e pemianecera sends fnzporranfe para
o Brasil. TaH af3nnagao, por6m, ngo deve, necessariamente, ser confundida

ou entendida como priorffdria. Ou sega, parte-se do pressuposto que
nada 6 imutavel, e que todas as politicas alteram-se de acordo com as

conyunturas ou com os interesses, e tal comportamento se aplica a todos os

pai.ses e regimes do mundo

Ao atuar neste que 6 o cengrio ao qual geograficamente pertence,

e tem fronteiras de maid de 15 mil qui16metros com dez nag6es, o Brasil

tem fido fteqtientemente acusado de conduzir political agressivas, em
busca de uma lideranga nesta parte do mundo. As ressalvas e desconfiangas

muitas vezes t6m sua razgo de ser. Em oportunidades diversas,
pronunciamentos e declarag6es tanto dopresidente daRep6blica, quanto
de membros do corps diplomgtico e estrategistas, t6m levantado suspeitas
sobre as reais inteng6es do Brasil, quando o governo prop6e ou procura

elaborar poll.ticas visando agregar as nag6es sul-americanas em tomo de
um ideal comum.

R6tulos de imperialismo, sub-imperialismo e outros de semelhante
calibre t6m fido utilizados ao longo do tempo, de forma recorrente, para
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denunciar o govemo brasileiro.3 Tal comportamento pode ser entendido
como normal, se considerarmos a forma coma se construiu o territ6rio

brasileiro, e as assimetrias existentes entry os parses que fazem parte do
continents sul-americano, e bastante visiveis sob todos os aspectos.

Independentemente do que pensam os vizinhos, o que se pods
destacar, sem qualquer sombra de d6vida, 6 que a America do Sul sempre
foia palco primeiro da atuagao nacional, ainda que sofrendo flutuag6es,

dependendo dos momentos e do regimevigente.4
N5o seriaenganoso afimlar que, tanto maid o pai.s apresente avangos

em sous indicadores econ6micos, socials e estrat6gicos, proporcionalmente

surghao acusag6es de malta de solidariedade brasileira para com os vizinhos

memos favorecidos. lsto significariadizer o seguinte: emborahajaressalvas
com relagao a um papel hegem6nico que o Brasil poderia reivindicar na
regiao, os demais parses conferem legitimidade a esse fate, sabendo de

sua inevitabilidade, ainda que essa ngo sega a realidade atual. Exigirao,
entretanto, em contxapartida, que para o Brasil exercitar uma lideranga n5o

contestada, deverf auxiliar no desenvolvimento dos demais, porque a6mal
de contas, esse 6 o papal do lider, e o prego que dove pagar aquele que a tal
se propos.

Uma das explicag6es para tal comportamento poderia ser encontrada

no fate de que praticamente todas as nag6es sul-americanas padecem, ainda,

de estruturas maid s61idas, em todos os niveis, prestando-se a poll.ticas
personalistas de um ou outro governante que faz uso do cargo para
proUetar-se, colocando os assuntos nacionais em segundo plano, ainda que
retoricamente aHume o contrario, e clamando por uma unidade continental.

3 Cf. por exemplo, Raul Botelho Gosalvez - Process de/ s&zbfmperfcz/fs/no brash/eaa,
2' edi€1ao, Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1 974. Mais recentemente as afirmag6es
do ent5o candidato paraguaio a Presid6ncia da Rep6blica, Fernando Luge.
Aesse prop6sito ver a s6rie recente de reportagens da BBC sabre o que pensam do

Brasil, os deus vizinhos sul-american6s. ''O Brasil sob os olhos da America do Sul ''.
http:/awww.bbc.co.uk/portuguese/especial/1454.americadosul/index.shtml. Acessado
em 1 0 de maio de 2008.
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Quer dizer, porraz6es coma essay, oprocesso de integragao regional

caminha a passes mats lantos do que o desejado. lsto pods ser creditado
n5o apenas a um ou outro governo, mas tamb6m por causa, certamente,
da tentativa de afirmagao de pai.ses que aspiram ajogar papal maier no
continents, ngo deixando de lado tats pretens6es , enqtlanto o quadra n5o
for de$initivamente desenhado, o que de pesto 6 pedeitamente compreensivel,

se pensarmos nas disputas oconidas para formatar cada um dos Estados
da regiao.

Enquanto as esMituras sociais e econ6micas n:io se solidificarem,
a quest5o da integragao regional encontrarf dificuldades, homo tem
acontecido no 61timo meio s6culo, ainda que algumas iniciativas sejam

tomadas. Apesar disso, e mesmo por causa de, o Brasil tem investido em

politicas de cooperagao que oscilam de acordo com o tempo, com as
conjunturas dom6sticas e regionais, ora conferindo maid 6nfase, ora n5o
dando a devida importancia a integragao como elemento-motor no
relacionamento com sous vizinhos. iE bem verdade que o mesmo se aplica

para o outro lada.
Ngo 6 dificil encontrar razogvel ntimero de argumentos defendendo

a cooperagao e a integragao como o melhor caminho para um ganho
coletivo, de todos os parses que fazem pare do continents sul-americano,

atrav6s de politicas de desenvolvimento compartilhadas. Com esse
perspectiva, dover-se-iaromper com as velhas estruturas quebloqueiam a
melhoria de condig6es gerais, em todos os nilveis. In6meros fatores, e at6

agora diffceis de serum superados devem, obviamente, ser ponderados.
A responsabilidade pda situag5o vivida polo continents, certamente n5o

pods ser outorgada a fatores estritamente geopoli.ticos, ou sqa,
ainterpretag6es enviesadas que os consideram como detemlinantes para

que a regi:io permanega nas condig6es usufrufdas, ngo apenas nests
moments, mas tamb6m historicamente.s

5 Sobre essa questao, consultar o relat6rio do BID coordenado por Ricardo Hausmann
/rlHorme 2000 - Z)esarroZ/o Imax af/d de /a economic. Washington/DC, Banco

Interamericano de Desarrollo, 2000.
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Como apresentaremos, ainda que de foixna sucinta, nos paragrafos
seguintes, o tema da integrag5o regional sempre se fez presence na pauta da

politica extema brasileira, da mesma fomla que a America do Sul como um

dodo. As dificuldades encontradas para alcangar uma cooperag5o maior
no Cone Sul, com os parses andinos ou amaz6nicos, em grande parte t6m

fido resultado da pr6pria feta de vontade politica de sous membros como

um todo, e ngo apenas de voluntarismos de um ou outro.

Emmomentos,distintos, baneiras t6msidolevantadaspormotivag6es
distantes de favorecer dialogos coletivos, e que t6m impedido o progresso
mais generoso das polfticas de cooperagao em nilvel gerd do subcontinente.

Em poucas oportunidades t6m sido observadas coincid6ncias no trato de
problemas especificos e regionais. Polo contr&io, quash sempre um tema
que afeta um dos membros dessa comunidade n5o apresenta necessariamente

o mesmo significado para outro. Nesse sentido, o tema da integrag5o
regionaltem sidofrequentementepenalizado, adquirindomaisforga noplano
da ret6rica, do que colocado na pratica, buscando cada pai.s, de forma
individual, as altemativas que consideramelhorespararesolverseus pr6prios

problemas.

Diretrizes da Polftica Externa Brasileira

Historicamente a atengao do Brasil esteve todd o tempo voltada para
a Bahia do Praia. N5o sio necessfrias muitas explicag6es para entender
tal faso. Desde o Tratado de Tordesilhas(1494) que dividiu o continents
sul-americano entry os reinos lusitano ehispanico, o territ6rio brasileho s6

fez aumentar em todas as direg6es: para o Norte, o Sul e para Oeste, mais

do que dobrando o espago original. NaCo16nia eno Imp6rio praticamente
se configurou o territ6rio nacional, tal como o conhecemos. Apenas o antigo

tenit6rio doAcre foi incorporado aRep6blicarecente, adquirido do govemo
boliviano, no initio do s6culo passado.

Confomle o territ6rio lush-brasileiro foi crescendo, divergancias foram
observadas com sous vizinhos principalmente ao Sul que, igualmente,

8



afimiavam-se geograficamente, constitllindo novos Estados. Nesse meir
tempo, uatados ini3meros foram assinados, inclusive para legalizar e legitimar
as investidas feitas tanto pdas zlwmoas quanto pdas BANOEmAS que, cada
vez maid, adentravam ao hinterland latino-americano.'

A literatura que explica a evolugao das instituig6es pol i.ticks, e a

fomlagao dos territ6rios dos Estados sul-americanos, 6 ampla, sob todos

os pontos de vista, e produzida tanto para dar conta de suas realidades
intemas, quanto para entender o que se passou com os demais vizinhos que

da regi2io fazem parte.
Como ngo poderia deixar de ser, em grande medida, a literatura

brasileira realga as motivag6es gloriosas que orientaram as iniciativas
tomadas durante os s6culos que se seguiram ao Tratado de Tordesilhas.
O mesmo severifica nas d6cadas mais pr6ximas, como engrandecimento

do pai.s, e a busca pele status de grande pot6ncia ou potancia emergence
Polo lado dos vizinhos, a interpretagao sobre o Brasil certamente trilha
caminhos diferentes, e este longs de adotar os mesmos crit6rios aqui

utilizados; pele contr6rio, ressalta-se sempre as pol ilticas expansionistas
conduzidas polos lusitanos e brasileiros para explicar os motivos pelts

quais o continents chegou ao atual mapa.

Enquanto o ''mundo era manor'', a Bahia do Prata se converteu, sem

qualquersombra ded6vida, no 16cus privilegiado da atuagaobrasileha. Basta

aqui relembran.nos a forte atengao concedida polo Imp6rio, na defesa dos
innressesnacionais,combatendol\anciscoSolanoLopeznaGuenadoPmagllai

(1864-1870), events no qual aquele pals saiu inteiramente destrogado.'

Consultar, por exemplo, Alonso d'Escragnolle Taunay -- H£s/aria dczs ba/2defras
paa/is/czs, 3' edigao, 3 volumes. Sgo Paulo: Edig6es Melhoramentos, 1975; Sergio
Buarque de yolanda kami/taos eJ anfeiras. S8o Paulo: Companhia das Letras,
1 994; A4o/zf8es, 2' edigao, S5o Paulo: Editora Alfa-Omega, 1 976; Ricardo Roman Blanco
I,m bandefras -- fmfifacfo/zes bZ/lcm america/tas. Brasilia: Editora da Universidade

de Brasilia, 1966

Sobre esse cato, consultar Manlio Cancogni e Ivan Boris -- So/a/lo lopez, o A/apo/e o
do Prafcz. Rio de Janeiro: Editora Civilizagao Brasileira, 1 975; Leon Pomer --A guerra
do Paras zai -- um gra/lde ne8dcfo. S5o Paulo: Global Editora, 198 1
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O resto do continents sul-americano durante muito tempo pareceu
relegado a plano secundgrio. Narealidade, nio foi into que aconteceu, mas

pelo fate de no Cone Sul se encontrarem os doin maiores rivais do Brasil,

a poliltica extema priorizou essa parte do continents como centro de suas
preocupag6es. Ali as fronteiras sempre foram mais conflituosas,
apresentando, portanto, maiorrisco do que naregiao Norte. Nessa 61tima,
os parses com os quais o Brasil estabelece linhas divis6rias estiveram de
costas para ca, mirando maid para o Oceans Pad.fico e o Caribe. As
grandes florestas se converteram nos limites naturais entry todas as nag6es

amaz6nicas, e, potencialmente, alvos menores de divergancias, quando
assuntos outros de maior envergadura se faziam presented ao bongo do rio
Parang.

Na Bacia do Prata, as disputas registradas pda Hist6ria mostram
claramente concepg6es diferentes sobre o que deveria prevalecer no v6rtice

sul americano, com parses dotados de espiitos diferentes, com populag6es
quesefominam apartirde colonizag6es ngo coincidences: uma querestdtou
deumafoneinflu6ncialocal, outra mats pr6ximado veZhoma/zdo, enquanto

no pals de maiores dimens6es geogrfficas verificou-se miscigenagao
dificilmente encontrada em qualquer parte do mundo. Portanto, todas
bastante distintas entry si, polo ments culturalmente.

No decorrer do tempo, enquanto os Estados Nacionais locais se
fortaleceram, cada um buscando seu proprio destho, cdticas diversas foram

feitas ao govemo brasileiro, por este adotar, em princfpio, poll.ticas ngo
condizentes com as necessidades/lealidades locais, procurando exercer papal

depredon)itlio continental, transfomiando-se destaHe empaishegem6nico.
N5o se pods negar, do lado brasileiro, que podem ser observadas

propostas nemsempre consideradas simpgticas polos vizinhos,fomluladas

n5o apenas por diplomatas, mas fundamentalmente por militares e
proHissionais ligados aos maid diferentes setores, apoiadas emconcepg6es
geopoli.ticas, de projegao continental. Muitos escritos defendem, sem

nuances, a necessidade de fazer do pals um Estado dotado de forte poder,

para, conseqtientemente, azhar-se apto a desempenhar as fung6es de
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grande Ifder sul-americano, cumprindo assim seu destiny hist6rico e
incontestfvel de maior nagao regional.

Obviamente, propostas e discursos com esse conte6do, hs vezes
maid agressivos, por parte de representantes brasileiros, ngo obtiveram
resposta favorgvela tail modes de pensar politicos. Polo contrgrio, criou-
se um discurso defensivo e adverse dirigido contra as pretens6es brasileiras.

O que se pods notar s5o dual concepg6es em tempos do discurso regional.
Do lado brasileiro, a exist6ncia de propostas concretas de ocupagao do
tenit6rio nacional, compoliticas de integragao e interiorizagao,proletando

subs influ6ncias polfticas, econ6micas e culturais, a16m das 6onteiras,portanto
afetando a todd o continents,jf que sozinho ocupa metade dense. Por parte

dos vizinhos, percebe-se a construgao de um discurso reativo is propostas
brasileiras, ngo se conseguindo fazer com a mesma eficgcia projetos para

contraporem-se de forma direta is iniciativas brasileiras. Dos autores mais
conhecidos e citados na bibliografia latino-americana, pods ser ressaltado

o quaaeto formado por M5rioTravassos, Golbery do Couto e Silva, Carlos
de Meira Mattos e Therezinha de Castro, considerados os grandes
geopolfticos brasileiros.

Desses, quenao apenas seresaingiramaanalisar, mas princlpalmente

fizeram propostas de integagao nationale projetando o poder nacional
considerando as fronteiras como is6baras political, Mario Travassos 6,
sem qualquer sombra de dtivida, apontado como precursor das tend6ncias

hegem6nicas no plano regional. A obra dense autor que, justamente em
fungao de seu verdadeiro objetivo, passou a ser chamada de ''Projegao
Continental do Brasil'' 6 elucidativajf aparth do proprio titulo.s Sua anglise

n5o se limitou apenas a propor political de ocupag5o exclusivamente no

plano nacional, mas sim abrangendo o continents sul-americano, emuma

5 Inicialmente a obra de Mario Travassos intitulava-se Aspecfos geogrc cos f fl
a/nericcznos, quando foipublicada pda primeira vez em 193 1 . A partir da 4' edigao o
titulo foialterado para Proyefao Confine/zra/ do Brmi/, Sio Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1 947, que espelharia melhor o conte6do da okra.
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visio ampla, que contemplava aAm6rica do Sul coma um todd, do Prata a
Bacia Amaz6nica, do At15ntico ao Pad.fico, focando sous olhares no

}lzmlzmn latino-americano, situado em tenit6rio boliviano, composto polo

triangulo lucre-Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra.9

Aproposta de Therezinha de Castro com a zzoxzn o.e ozrxoJvzxGlio,

sobre a ocupagao da Antfrtica tamb6m nio passou impune, e mereceu

criticas 6cidas principalmente emterrit6rio argentino.io Segundo os ideais
dessa autora, a regi5o ant5rtica deveria pertencer aos pailses que if tivessem

bases, dividindo-se o continents em fatias como uma gigantesca pizza

gelada, projetando-se linhas das extremidades maid extemas de cada pai.s
at6 o centro daAnt6rtica.

Alias, 6dana®oporteilha queprovieramasgrandes crhcasBlacionadas

com o comportamento brasileho, fazendo-as n5o apenas para as politicas
intemas, mas sobretudo para com aquelas voltadas para o continents como um

todd.Aperspectivaconspirativasempre pemleou attica dos autores argentines,

numerosos por sinai, e de outros parses vizinhos, em menor grau, por exemplo,

oriundos daBolfvia,doUruguaiedoParaguai,justamenteaquelesmenores e,

em parte, temerosos da enomle prqeg:io brasileira sobre des.i

9 Elsa 6 uma analogia a teoria desenvolvida por Halford Mackinder, sobre o ''coragao
do mundi", 6 denominado ''piv6 geograHico da hist6ria''. Desse autor , consultar --
Z)emocra/fc /dea/s and Rea/f . New York: W.W. Norton & Co. Inc., 1962. Consultar
tamb6m Lewis Tambs -- ''Geopolitical factors in LatinAm6rica", in Norman Bailey (ed.)

Latin Aln6rica: politics, economics artdr llemisphery security. New'iot\c Ptaegex,
1965,P. 31-49.

10 Sobre a Antfrtica, do panto de vista brasileiro, ver Therezinha de Castro -- Ru/no
Anfdriica. S2o Paulo: LivrariaFreitas Bastos, 1976; Euripides Cardoso de Menezes
A A/tf4rrlca e os desa©os dolbruro. Rio deJaneiro: Capemi Editors e GrinicaLtda,

1 982. Ver tamb6m Rafael Duarte Villa - A .,4nrdrrfda /zo sisfemcz infermacio/za/. Sgo
Paulo: Editora Hucitec, 2004; Miriam Colacrai de Trevisan -- f/ Africa y /a An/drfida.
Ros&io/Argentina: CERT/CECAR, 1998.
1 1 Uma amostra dessa literatura: Vivian Triad --/lnperfa/is/no y Ge0/20/ iccz /lcz.4mZrfca
f.aff/za. Montevideo: EI So1, 1 967; Domingo Laino -- p'aragt(af -#onrefras epenefruf o

hr i/ezra. S5o Paulo: Global Editors, 1979; Raul Botelho Gosalvez, op. Cit.
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N5o foi, portanto, graRlitalnente, que o quartets da geopolitica brasileira

recebeu privilegiada atengao n5o elogiosa em dodo o tempo. Nos anos
mais recentes, desde meadow do s6culo passado, notam-se critical maid

cortes sobre as political brasileiras no plano regional, tends coma marco
temporal o instante em que as Forgas Aimadas assumem o poder.

No continents passou-se a identiHlcar tudo o que foi frito desde 1964

pelo govemo brasileho, a tentativas de criaggo de polaicas com. finalidades
de hegemonia regional, apoiadas em crit6rios estritamente geopoli.ticos.
Esse exagerado discurso anti-brasileiro, Com certeza, pods ser atribui.do,

em grande parte, ao avango dos indicadores brasileiros que passaram a
ser relevantes, aumentando o distanciamento econ6mico e estrat6gico entre

os parses componentes da Bacia do Prata
Mas 6 bem verdade, tamb6m, que muitos discursos ufanistas farah

feitos por representantes brasileiros, demonsUando que as critical, afinal,
ngo Cram t5o desprovidas de ftmdamento, embora as politicas apregoadas

tenham sido pouco oujamais concretizadas de fate polos govemos que se

revezaram nopoder.
V6rias explicag6espoderiamseraquimencionadas: emprimeiro lugar,

porque nem sempre grupos que advogavam o aumento de poder nacional

para suplantar parses como a Argentina, estiveram no comando do aparato
de Estado, a n5o ser em poucos mementos do regime militar. Ou seja,

aqueles que pensavam sob os mesmos prismas da Escola Superior de
Guerra(esguianos), e que eram os grander defensores dc propostas

geopolfticas, email estreitamenteligados is concepg6es node-americanas
do p6s-Segunda Guerra Mundial, nem sempre detiveram controle tal que

politicas p6blicas, nessas constando as extema e estrat6gica, pudessem ser
realizadas apenas sob referido prisma. Em segundo lugar, as pr6prias
clivagens verificadas durante todd o periods do regime militar, com
discord6ncias e rupturas vgrias, observadas nos momentos sucess6rios.

Dove-se considerar, ainda, que a maior parte das political p6blicas
brasilehas foi conduzida durante quake todo o tempo nio polos estrategistas

militares, mas por t6cnicos mais preocupados com a eficfcia da mfquina
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administrativa e com as polilticas macroecon6micas. Muitos disses sequer

tinham lido Golbery do Couto e Silva, nem detinham conhecimento das
teorias geopol ilticas e estrat6gicas elaboradas pelts representantes do
segmento militar, mas faziam parte da administragao publica porque eram

identi$icados politica e ideologicamente com o regime autoritirio, e avessos

a influ6ncia socialista vigente no govemo de Joio Goulart. Para esses
t6cnicos, chamados de tecnocratas ou tecno-burocratas, o que importava

era o andamento da economia, a evolugao dos indicadores nacionais,
e ngo estavam preocupados com o fato de que, coma conseqti6ncia,
o increments disses fatores pudesse colocar em plano secundfrio sells
vizinhos.

Todavia, o fato de diversos representantes tanto do meir esguiano,

quanto de outros setores ligados ao planqi amento estrat6gico, incluindo
diplomatas, produzirem obras que defendiam a projegao do pai.s, levando
em consideragao as varifveis geogrfficas, serviu de pretexto para a
consuugao de agressivo disctuso anti-brasileko, chamando-o de imperialista,

sub-imperialista, de pails-shave a mando dos Estados Unidos, de ganja/me
continental etc.

Obras como a do ex-embaixadorAlvaro Teixeira Soared, que ocupou

durante largo tempo, a chefia da Divis5o de Fronteiras do Minist6rio das
Relag6es Exteriores, e de outras ments significativas como a de Paulo

Henrique da Rocha Cornea falando sobre a divisio das Guianas ''a meias:

entry a Venezuela e o Brasil, serviam de motivag6es para que se generalizasse

e identificasse tats estudos com as polaicas p6blicas elaboradas a partir de
1964.i2 Nessa diregao, podem ser encontradas criticas variadas, por

exemplo, oriundas do cenuo de estudos do general Juan Enrique Guglialmelli
que, atrav6s de sua publicagao, Es7mzgcfx, elegia o Brasil coma o grande
pals imperialista do continents. Na concepgao dos vizinhos, a Qnica

C{. }Jvmo Teixeila Scales Hist6ria da jormaCaa das farlteiras brmileirm,
3' edigao, Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex6rcito Editors, 1973; Paulo Henrique da
Rocha Correa -- O .Brash/ e as Gzzfa/zas. Catanduva/S5o Paulo: ABEL, 1 965, p. 65-67.
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preocupagao brasileira em tempos regionais sempre foia de define-se como
grande pot6ncia.

As pr6prias refer6ncias, inclusive em pianos de desenvolvimento
nacional, em parte davam, por6m, margens a que interpretag6es dense tips

fossem feitas, comjusta razgo.i3 Com esse esphito, portanto, a 6nica visio

desenvolvida pele Brasil seria a de construgao de um poder forte, individual
que fizesse do pals uma potencia incontestgvel

Sob esta 6tica n5o sobraria margins para politicas de colaboragao,
ou de integragao regional, em uma concepgao verdadeiramente favorgvel
ao aumento das capacidades dos pai.ses latino-americanos frente a uma

realidade mundial que sempre deixou a regiao completamente afastada dos
grandes centros de decis:io. Assim, o Brasil n:io estaria preocupado com a

regi5o, mas apenas com seu proprio destiny. Nesse casa, polaicas integrativas

ocupariam espagos reduzidos ou simplesmente inexistiriam na conduta
brasileira.

A Integragao Regional na Agenda Brasileira

Embora se possa creditar grande parte de raz5o is criticas
latino-americanas, tanto por parte dos geopol ilticos e estrategistas, quanto

polos pr6prios govemantes, n5o se pods afirmar que as preocupag6es das

poll.ticas brasileiras privilegiaram t5o somente as concepg6es duras das
relag6es intemacionais.

Se de um lado etta 6 uma realidade a que todos os pa(ses se dedicam,

ngo importando sous tamanhos, poderes e as latitudes onde se encontram

n5o 6 ments verdadeiro que poll.ticas de cooperagao coexistem
simultaneamente. No cano latino-americano asta 6 uma verdade factual f aol

'3 No perfodo Medici esse tips de discurso esteve bem presents quando se falou
explicitamente no Brasil Pot6ncia at6 o final do s6culo XX. Cf. Presid6ncia da Republica

JI/e/as e basespa/"a a afZio do gover7zo. Brasilia, IBGE, 1 970, p. 15.
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de se observar. Ao mesmo tempo que disputas intensas se davam nio

apenas durante a vigencia do regime militar brasileiro(1964- 1985), mas
inclusive em outros momentos, antes e depois dense perl.odo hist6rico, o

fato 6 que poll.ticas em direg5o contr&ia tamb6m se sucediam.

Sempre houve duas percepg6es em termos brasileiros. De um lada,

politicas que visam fortalecer seu poder nacional, integrando
concomitantemente o territ6rio e, como conseqii6ncia, o aumento de suas

proleg6es no plano regional ou mesmo com ambig6es maiores de ocupar
espagos cadavez mais considergveis no imbito do sistema intemacional

Alias, essa sempre foi, independentemente das crilticas regionais ou das
anilises estritamente geopoliticas, uma aspiragao nacional de todos os

tempos, podendo-se mencionar coma exemplo, a pretens5o brasileira de

ocupar uma vaga permanente como membro do Conselho de Seguranga
Nacional da Liga das Nag6es, quake um s6culo atrfs. ''

De outdo lada, o fate de pertencer aAm6rica do Sul, geogra6lcamente,

etta sempre foi area de atuagao forte do govemo brasileiro, motivo pele
qual n5o apenas o aumento da capacidade nacional foi considerado, mas
igualmente levado em conta a necessidade de participar ativamente das
dificuldades da regiao homo um todd, em face dos constrangimentos
observados nas relag6es com os demais pailses mormente do Hemisf6rio

Norte, aqueles considerados altamente indusQializados

Por ipso, political de colaboragao sempre aconteceram, apesar das
diHculdades bilaterais ou multilaterais regionais, das modalidades de govemo,

ou das disputas pda construgao de barragens ou de fgbricas junta hs
6onteiras. Tinto no cano de ltaipu, quanto das diverg6ncias entry uruguaios

e argentinos em romo da construgao da ind6stria de processamento de papel,

Cf. Eugenio Vargas Garcia -- O Brash/ e a ffga d Aiaf6es (/9/9-/926). Porto
Alegre/Brasilia: Editora da Universidade/UFRGS/Fundagao Alexandre de Gusmao,
2000: Nom)a Breda dos Santos -- Ze .B/"Zkf/ er /cz SocfZTZ des .IVaffom (/920-/926).
Tess de Doutorado, University de G6n6ve, Institut I.Jniversitaire des Hautes Etudes
Internationales, 1996.
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dais obras inscrevem-se dentro das medidas que cada pals adota, e que
nem sempre encontram resson5ncia favor4vel do outdo dado, mas que fazem

parte do quotidiano de today as nag6es.
Nesse sentido, no p6s-Segtmda Gtlena Mundial iniimeras iniciativas

podem ser observadas, tomadas polo governs brasileiro, ou em co4unto,

ou mesmo oriundas de outras nag6es do continents, que tiveram plano apoio

das autoridades de Brasilia, em prol de uma polftica regional, sega na B aaa

do Prata, sqa na BaciaAmaz6nica ou abrangendo todo o continents sul-
amencano.

Mesmo com aArgentina, ainda distante dos mementos maid tenses
que caracterizaram as negociag6es tripartites entry Brasilia, Buenos Aires e

Assungao, em romo da construgao da banagem de ltaipu, firmou-se em 23
de abril de 1969 o chamado Tratado da Bahia do Prata.ts Envolvendo

Argentina, Bolivia, Brasil, Paragtlaie Uruglai,justamenk com finalidade de

cooperar frente as problemas comuns que diziam respeito a asta parte do
mundo, 6 que se reuniram em Brasilia os chanceleres dos pailses citados.

Naquela ocasi5o, os pai.ses prometeram conjugal esforgos para ' 'promover

o desenvolvimento harm6nico e a integragao ffsica da B aaa do Prata e de

suas areas de influencia direta e ponderavel". T6picos coma navegagao,
aproveitamento dos cursor de ggua, cooperag5o em educag5o, sa6de,
aperfeigoamento dos meios de transported, instalagao de industrial de
interesse para o desenvolvimento da Bahia foram alguns dos assuntos que
deveriam ser objeto de cooperagao. ie

15 Sabre os problemas verificados por ocasi5o da construgao dessa barragem
hidroe16trica, consultar: Christian G. Caubet -- As gra/zdei /ncznobr de /fafpzz. Sio
Paulo: Editora Acad6mica, 1991: La6rcio Betiol -- /ralph, Mode/o ava/zfczdo de
cooperaf o i/z/er/lucio/za/ /za .Bczcfa do P/"a/a. Rio de Janeiro: Editora da Fundagao

Getdlio Vargas, 1983; lvoneTeresinhaCarletto deLima /rabtf aslnces de lm/ ega
proyero de desenvo/vf/ ze/zlo (/930-/984). Marechal Candida Rondon/Pr: Editors
Germinica, 2006.

16 Cf. Minist6rio das Relag6es Exteriores -- Z)oc zme/zoos de Po/ ica ac/arno, vol. lll:
Brasi[ia: MRE/Divis5o de Documentagao/Segao de Pub]icag6es, ] 969, p. 149- 152.
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No Norte do pals, por iniciativa brasileha, fimlou-se em 3 dejulho
de 1978 o Tratado de Cooperag5oAmaz6nica(TCA), com maid fete parses

daregiao. Poresse instrumento, os Estados amaz6nicos concordavam que

era ''necessgrio manger o equilfbrio entry o crescimento econ6mico e a

preservagao do meio ambiente''. E chamavam atengao para o faso de que

'o uso e aproveitamento exclusivo dos recwsos naturais em deus respectivos
territ6rios 6 direito inerente a soberania do Estado ''. Mas, nem por isso,

abriam m5o da cooperag5o de 6rgaos intemacionais e da necessidade de
crier uma inca-estrutura ffsica , sobretudo em transportes e comunicag6es

entry deus paises. ' '
Em 1986, atrav6s de proposta do Minist6rio das Relag6es Exteriores,

o Atlintico Sul foi considerado area livre de conflitos, pda pr6pria

Organizagao das Nag6es Unidas, com a criagao da Zona de Paz e de
Cooperagao noAt18ntico Sul(ZOPACS), abrangendo os parses ribeirinhos

do grande lags at16ntico.i8
Tais fatos demonstram que, ao lada das diverg6ncias, poll.ticas de

cooperag5o foram implementadas, em regimes politicos d iferentes, mas com

6malidades que seguiam na mesma diregao de propiciar melhores condig6es

aos parses sul-americanos em detemlinados t6picos. Algumas medidas dessa
natmeza tiveram intelpretag6es distintas dentro das pr6prias instgncias de

decis5o govemamentais brasileiras. Por exemplo, no caso da ZOPACS, o
Minist6rio das Relag6es Extedores e as Forges Aimadas tiveram que chegar
a um acordo acerca do real alcance dense instrumento, inclusive fazendo

disting6es conceituais sobre o que se deveria engender por nao-militarizagao
e desmilitarizagao. Na ocasiao, as autoridades brasileiras acordaram entry

si que

Cf. Minist6rio das Relag6es Exteriores -- 7}zzrczdo de Cooperafao .4mczz6/zfca. Brasilia:
MRE, 1 978, especialmente p. 9- 18
8 Cf. Minist6rio das Relag6es Exteriores -- l?ese/ /la de Po/#fca Zx/error do .Brasil,

Edigao suplementar sobre a criagao da Zona de Paz e Cooperagao no Atlintico Sul
Brasilia: MRE, dezembro de 1986.
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'iE importante, pols, que fique claramente entendido que o
conceito de nao-militarizagao da area por paises a ela
estranhos nZio pods ser confundido com o de desmilitarizagao,
no sentido de redugao da capacidade de atuagao militar dos
parses da regi:io. Nesse contexto, a iniciativa brasileira para o

Atlintico Sul, ao acentuar o papal proprio dos paises da area,
tem homo principio que cabs a estes paises assumir maiores
responsabilidades para a defesa da paz e da seguranga
regionais, sendo necessario, por conseguinte, que se disponha

dos meios de atuag:io para tRBtO".t9

Esses tr&s exemplos mostram o govemo brasileiro agindo em tr6s
Rentes distintas geograficamente, mas que atendem o continents como um
todo: Bacia do Prata. BaciaAmaz6nica eAt15ntico Sul. Cada um com seus

objetivos especificos, mas procurando atuagao conjunta para resolver
problemas que afetavam a todos, frente a adversidades maid amplas.
Possivelmente, nenhum doles conseguiria superar individualmente, ou em
negociag6es bilaterais, dificuldades que se apresentavam, sendo que tail

acordos perseguiam o objetivo de demonstrar uniformidade na defesa de

interesses dos parses da regiao, em oposigao aos de outros que poderiam
se fazer sentirde madeira adversa ao continents sul-americano.

Contudo, demonstragao de que a visio de cooperagao e integragao

sempre esteve presents na perspectiva brasileira, vale lembrar as dual
maiores iniciativas na regiao, tomadas ainda no perl.odo da guerra fda.
Trata-se de dual propostas ambiciosas que, por motivos distintos, n5o

conseguiram sobrepor-se aos obst6culos surgidos: uma delay, aAssociag5o
Latino-americana de Live Com6rcio(ALALC), criada em 18 de fevereiro

de 1960, e sua sucessora, a Associagao Latino-americana de Integragao
(ALADI) formalizada em 12 de agosto de 1980, ambas constituidas em
Montevid6u.

9 Cf. Ease/I/za de Po/ ica .Ekrerfor do Brash/. Edigao suplementar sobre Zona de Paz
e de Cooperagao no Atlintico Sul, op. Cit, p. 75.
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Quando se criou a ALALC, as nag6es latino-americanas estavam
'convencidas de que o fortalecimento das economias nacionais contdbuirli

para o incremento do com6rcio dos paises latino-americanos entry sie com
o resto do mundo ''. Motivados por esse entendimento, encontraram-se,
portanto, ''animados do prop6sito de unir sous esforgos em favor de uma

progressiva complementagao e integragao de suas economias com base
numa efetiva reciprocidade de beneHcios'' e decidiram ''estabelecer uma
zona de libre com6rcio''.20As diHculdades encontradas, tanto no plano intemo,

quanto em tempos da codunttua regional, com a intervengao norte-americana
na regiao, a16m dos prop6sitos otimistas dificeis de serum cumpridos em
tempo reduzido, conspiraram para que essa iniciativajamais conseguisse
alcangar sous intentos.z]

Por sua vez, a ALADI ao ser constituida, era percebida polos pai.ses

membros, como uma necessidade de ''renovar o processo de integragao

latino-americana e a estabelecer objetivos e mecanismos compativeis com
a realidade da regi:io ''. Entendia-se a necessidade de ''assegurar um
tratamento especial para os paises de manor desenvolvimento econ6mico

relativo '', ao mesmo tempo que se considerava igualmente necessgrio
'contribuir para a obtengao de um novo esquema de cooperag5o horizontal

entry parses em desenvolvimento e suas areas de integragao''.zz

O tempo tamb6m se encanegou de reduzir as expectativas da
sucessora da ALALC, principalmente levando-se em conga as duran
realidades enfrentadas polo continents nos anon 80, a16m das grandes
transformag6es verificadas com o t6rmino da Buena fda. Com o fim do

zo Ver a integra do Tratado de Montevid6u de 1960, em nevis/a .Brczsf/afro de Po/ iccz
/nrer/zacfo/za/, Rio de Janeiro, IBRI, ano 111, n. lO,junho de 1 960, p. 142- 159.
!i A esse respeito ver o texto de Rubens Antonio BAl:COSA - A/nZrfca .f,afincz e/n

perspective: a integrafao regioita! -- da ret6rica a reaiidade. Slo Pau\o: Ed\Q6es
Aduaneiras, 1991
zz Cf. a integra do Tratado de Montevid6u, de 1980, em: Minist6rio das Relag6es
Exteriores - Rose/z/za de Po/ ica Zxrerior do Brawl/, Brasilia, MRE, n. 26, julho/
setembro de 1980, p. 133- 142.
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Acordo Geralsobre Tarifas Aduaneiras e Com6rcio(GAl"r) e o advento
da OrganizagaoMundial do Com6rcio(OMC), emumnovocontexto que
passou a oriental as polilticas e os neg6cios intemacionais, parses como os

latino-americanos, mas ngo apenas estes, sentiram-se obrigados a rover
suas politicas dom6sticas, e tamb6m repensar sua insergao em outros tempos,

diferentes dos que at6 ent5o vigoravam.

No periods p6s-Guena Fda, a criagao do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), em 1994, apesar de saas dificuldades, tem encontrado
forte respaldo do govemo brasileiro, procurando unificar a regi:io, e que
serf objeto do pr6ximo t6pico.

Cooperagao e Integragao no P6s-Regime Militar

Grander mudangas se sucederam na d6cada de 80 com
o encenamento dos regimes autoritirios na America do Sul. NaArgentina,

o hacasso da guerra pda retomada das Malvinas em 1982 colocou a pique

o modelo ent5o prevalente. De um lado, o orgulho portenho ficou ferido
com a denota para o Rhino Unido, contabilizou centenas de baixas e n5o
recobrou o territ6rio reivindicado. De outro, o retomo a democracia e a

assungao do poder por Raul Ricardo Alfonsin, facilitaram poll.ticas de

aproximag5o como Brasil.
No caso brasileiro, o encenamento do ciclo militar havia sido ja

negociado desde meados da d6cada de 70 com a transigao pactuada.
A distens5o chegara ao fim, ainda que lenta e gradualmente, conforms fora

proposto pdas autoridades, ainda que o novo govemo tivesse sido eleito
de forma indireta polo Co16gio Eleitoral. De nada serviram as mobilizag6es
populates e a campanha pdas eleig6es diretas.

Resultado imediato dessas alterag6es foi uma mudanga de
comportamento no cengrio regional, agora com presidentes avis nos doin
maiores parses do Cone Sul. Por ocasi5o da inauguragao da Ponte

Intemacional Tancredo Never ligando Porto Meira(Brasil) a Puerto lguazu
(Argentina), em 29 de novembro de 1985, Raul Alfonsin e Jose Sarney
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assinaram no outro dia, a ''Declaragao de lguagu''. Por interm6dio desse

documento, os doin govemos concordavam em ''conjugar e coordenar os

esforgos para a revitalizagao das political de cooperagao e integragao entry

as Nag6es latino-americanas''. Comesse intuito''exprefsaramnimlevontade

politico de acelerar o processo de integragao bilateral, em haJlnonia com os

esforgos de cooperagao e desenvolvimento regional". Pua atingir tal intents
criaram uma ''Comiss5o Miata deAlto Navel para Cooperagao e htegrag5o

Econ6mica Bilateral. para examinar e proper programas, proletos e
modalidades de integrag5o econ6mica ''."

No ano seguinte Sammy viajou a Argentina entry 28 a 30 dejunho,
enquanto Alfonsin retribuiu a visita entre 8 a llde dezembro, quando foram
assinados os protocolos de integragao no Palgcio do Planalto no dia lO
Polos 17 protocolos estabeleceram-se variadas fom)as de cooperagao, entry

as quaid podem set mencionadas: acordo nmanceiro, empresas binacionais,

segtu'anna nuclear, transportes, biotecnologia, setores energ6ticos."
Para o entendimento desse quadro, necessariamente, dove-se

considerar outros elementos tgo ou mais importantes do que a
redemocratizagao de ambos os parses. Apr6pria din8mica observada no
cengrio intemacional conduziu a realizagao de tal processo, n5o apenas na

B aaa do Pram, mas em todo o continents latino-americano. Anglises diversas

3 Cf. "Declaragao de lguagu'', in Minist6rio das Rela96es Exteriores -- J?ese/I/za de
Po/&fca Ex/erforda .Brash/, Brasilia, MRE, n. 47, outubro/dezembro de 1 985, p. 28-32.

4 Os protocolos em sua integra, bem como as negociag6es e discursos de amboy os
presidentes podem ser encontrados em: Minist6rio das Relag6es Exteriores -- Resell/za
de Po/ ica .Ex/arlo/" do Brash/, Brasilia, MRE, n. 51, outubro/dezembro de 1986,
p. 13-25; Minist6rio das Relag6es Exteriores - Wsircz do Preside/zfe Jose barney a
Argentina -- 28 a 30 dej {//lo de /986. Brasilia: Centro de Documentagao/DCO, 1986;
Nlinistfrio das Relag6es Exteriores Wsf/a do Presfdenre daArgeizrf a Kaaiagalzsin
ao .Blasi/ -- 8 a // de doze/nano de /986. Brasilia: Centro de Documentagao/DCO
1987
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jf explicaram a contento tail processor, motivo pelo qual escusamo-nos de

aqui comentf-los com maid detalhes.25
Vale lembrar, entretanto, que a proximidade do final da guena fda,

kinda que n8o tivesse fido estabelecida fomlalmente(nem esperada com tal
velocidade), ja dada sinais de esgotamento do modelo sovi6tico, com as
pr6prias mudangas intemas conduzidas por Mikhail Gorbachev, com a
glasnot e a perestroika. De maneira su6inta pods-se dizer que o stugimento

de competidores forbes economicamente, na arena intemacional, coma a

Alemanha e o Japan, a16m da insufici6ncia de instgncias multilaterais como
o GAIT(substituida pda Organizagao Mundial do Com6rcio em 1994), e

que n5o atendiamais acontento aos interesses depot6ncias como os Estados

Unidos, todos esses fatores em conjunto levaram a necessidade de
transfonnag6es no plano regional, afetando, portanto, pai.ses como Brasil e
Argentina.

Ainda que problemas ocorressem nos anos 80, e que atingiam de
foi:mas diferentes, as dias nag6es, nemporisso desistiu-se de implementar

os protocolos de integragao, polo menos em parte.
As agudas dificuldades enfrentadas polo govemo de Jose Sammy com

taxas extremamente elevadas de inflagao ao final da d6cada,

converteram-se em fatter inibidor para que polilticas maid consistentes

pudessem ser estabelecidas tanto no 8mbito dom6stico quanto em molded

regionais. k)temamente, o cusco da divida publica se fez lentil e o montante
acumulado de 115 bilh6es de d61ares tomou-se forte indicador da

incapacidade de o pals resolver deus problemas, tendo inclusive declarado
morat6ria unilateralmente em 1987

zs A bibliogrania sobre o tema 6 extensa, e o que maid tem merecido atengao nos 61timos
anon, sob distintos enfoques. Apenas a tftulo de ilustragao, consultar: Paulo Roberto
de Almeida -- O .114ercosaJ no co/zfexfo regional e infer/zac£ona/. S8o Paulo: Edig6es
Aduaneiras, 1993; Roberto Lavagna -- Argo/zff/zcz, .Brasil, A/ercos&tr -- t/na decision
es/ra Zgfca /986-2001. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998; Alcides Costa
Vaz -- Cooperagao, integral o e processo n.egociador. A construgao do Mercosut.
Brasilia: IBRJ/TUNA(1 2002.
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Contam-se nesses anon os fracassos dos Pianos Cruzados I e ll em

1986, o Plano Bresser de 1987 e o Plano Verso de 1988. No plano regional

tornou-se invifivel acelerar processes de colaboragao mais s61idos,

justamente pdas diferengas observadas ence Buenos Aires e Brasilia, quando
a moeda brasileira sofreu grande desgaste, com o pars enfrentando indict

inflacion&io elevado, constituindo-se eases em elementos bloqueadores
de interc3mbio maid efetivo.

Apesar dos protocolos, em todos os ands posteriores nio
necessariamente a Casa Rosada considerava o Pa16cio do Planalto a melhor

altemativa para parcerias, como se observou nos mandatos de Carlos Saul
Menem, quando fez a demanda de membro associado da Organizagao

do Tratado do Atlgntico None(OTAN), enviando cara ao presidents
norte-americano Bill Clinton, em 8 dejulho de 1999.

Elsa foiuma atitude amadurecida ao longo do tempo, porque em
Buenos Aires se havia realizado em 12 e 13 de outubro de 1993, um

grande evento para discutir a seguranga global, ao qual comparecera o

proprio secretgrio gerd adjunto da OTAN, embaixador Amedeo de
Franchis. No discurso de encenamento do semingrio, Carlos Menem assam

se referiu ao mesmo: ''que sea este un testimonio mils del interns de mi
Gobiemo en conthuar y proftmdizar el proceso de acercamiento y consultas
con la OTAN '. E lembrava, ainda mats dais fates: o primeiro, ter aArgentina

participado na guerra do Golfo, cumprindo as decis6es do Conselho de
Seguranga; em segundo, que a seguranga global do futuro deveria estar

apoiada nas instituig6es vigentes, a ONU e a OTAN.26

A Rodada GAJ"l ' do Uruguai tamb6m foi um dos fatores maid
importantes ocorridos na d6cada em territ6rio sul-americano, e que se
converteu em forte elemento para que political com outras caracter(sticas

26 Cf. discurso do presidents Carlos Saul Menem em: Andres Fontana (coord.) --
Area/zffna-OZXN' -- perspex/fvczs sabre /a segal/"/dad global. Buenos Aires: CARP
Grupo Editor Latinoamericano, 1994, p. 15
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fossem adotadas, visando atender necessidades comllns e fazed frente ao

cengrio que se apresentava.
O surgimento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)

inscreve-se nesse cenaio, reunindo inicialmente os 4 componentes da Bacia

do Prata: Argentina, Brasil, Paraguaie Uruguai. Apesar das evidentes
assimetrias de poder tornava-se claro que a cooperagao deveria ser o

caminho trilhado pdas nag6es sul-americanas. Os anos que se seguiram
mostraram que, apesar da vontade e da necessidade de colaboragao, em
instituig6es maid amplas, os interesses particulares de cada pars nunca
deixaram de ser explicitados, e se converteram em fator desagregador de
tal iniciativa.

Nada diferente do que oconera em momentos distintos com a pr6pria
ALALC e a ALADI, ainda que essay reunissem todos os parses do
continents. Dove-se, entretanto, ponderar que no caso mais regional do

Cone Sul, impossivel serif resolver em periodo tgo curto como o proposto,

problemas quehfdezenas de antes afetavam os parses daregiao, que sempre

disputaram suas influ6ncias. A16m da necessidade de tratar suas pr6prias

querelas e dificuldades dom6sticas, sempre agudas, com grander disputas
eleitorais, as diferengas a serum aparadas converteram-se em tarefa

grandiosa, principalmente visando a uma efetiva integragao.
Apesar disco, colaborag6es podem ser observadas mesmo no gmbito

militar, por exemplo, atrav6s dos simp6sios de estudos estrat6gicos dos
Minist6rios do Estado-Maior das ForgasAJ:madam de amboy os paises, em

Buenos Aires e Sgo Paulo, jf no fechar da d6cada de 80;27 Se, de um lada,
aumentavam-se os graus de connanga, atrav6s deinterc5mbios queuniam

avis e militares, nem por ipso areas sensiveis como as pr6prias poll.rica

27 As interveiig6es apresentadas nessas dual oportunidades podem ser facilmente
encontradas. Os textos do primeiro simp6sio realizado em Buenos Aires, em abril de
1987, foram publicados pda Po/#fca e fsr/"arZgfa, S&o Paulo, Centro de Estudos
Estrat6gicos/Convfvio, vol. V. n. 3, julho/setembro de 1987; os do segundo simp6sio
realizado em Sio Paulo, em abril de 1 988, est8o em Po/#fca e fs/rarZgfa, S5o Paulo,
Centro de Estudos Estrat6gicos/Convivio, vol. VI, n. 3,julho/setembro de 1988.
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extema e de defesa, envolvendo,justamente setores vitais, tiveram avango

maid significativo coma se poderia esperar, ou se desejaria alcangar.
Pods-se, por6m, afirmar por outro lada, que tipos de contribuigao

nesse sentido, entry argentines e brasileiros resultaram, posteriomlente, em

bans dividendos. Os doin parses firmaram em agosto de 1991, o Acordo
para o Uso Exclusivamente Pac#ico da Energia Nuclear, que criou aAgencia

Brasileho-Argentina de Contabilidade e Controls de Materiais Nucleares
(ABACC). Em 1994, brasileiros e argentines colocaram saas assinaturas
em acordo realizado pda ABACC e aAg6ncia Intemacional de Energia

At6mica(AREA) para Aplicagao de Salvaguardas, conhecido comoAcordo

Quadripanite.
Outras medidas podem ser contabilizadas. Em um dos casos, o Brasil

sentindo-se pressionado pda necessidade de pensar o novo quadra regional,
ratificou em maio de 1994 o 7)uzxoo or 7:u7zzozco or .PxzscK/(Ro o.e

Ax/wxs.Mc/czzxxzs xz .AwfK/cz 1..477xn, e, posteriormente, firmou o 7)uzxoo
OE NAo-PKOLnEKxgXo OE AKuxs NucLnxliES (TNP), no gavexno de
Femando Henrique Cardoso em setembro de 1998.

Como se pods recordar, o governo brasileiro se recusava a adotar
esse procedimento desde 1968 quando o TNP foiproposto. O Brasil ngo

apenas agiu dessa forma , homo ainda denunciou a tentativa do que chamava

de ''congelamento do poder mundial '', acusando os Estados detentores de

tal tecnologia de quererem monopolize-lo.28 Nesse casa, estava se
impedindo o acesso dos pai.ses em desenvolvimento a tecnologia nuclear,
prqudicando-os, porque elsa poderia ser utilizada com finalidades m6dicas

Claro que o acesso ao restrito dube nuclear tamb6m representaria um
saito qualitativo em termos de poder nacional, podendo desequilibrar as
relag6es regionais.

28 Ver o discurso do embaixador J. A. de Araujo Castro - ''O congelamento do poder
mundial ''. J?evisfa .Blasi/ezra de fsftzdos Po/ leos, Belo Horizonte, UFMG:, n. 33
(7-30), janeiro de 1972.
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Apesar de algluls pontos positivos, aintegragao regional, polo menos

nessa parte do continente n5o avangou a contents, e ficou distance dos

objetivos inicialmente propostos no tempo indicado, como tamb6m n5o
progrediu em outras direg6es visando aperfeigof-la ou tomb-la maid
adequada is realidades locais, atendendo muito mais aos interesses
individuais que se 6izeram cada vez maid fortis.

Foijustamente na defesa de suas demandas particulates que os parses

membros maid se bateram, como se pods observar na campanha de

reeleigao de Saul Menem, qtlando esse defendeu a inddsUia automobilistica

de seu pai.s, ou is diverg6ncias sobre a exportag5o dos produtos
hol:tihutigradeiros, originando o coNlito que se designou "saladadefhtas'
Os interessados no entendimento desses aspectos do relacionamento

argentina-brasileiro nio encontrar5o dificuldades para arrolar, is dezenas,

as ressalvas feitas por ambos os pai.ses, cada um buscando favorecer sous

agentes dom6sticos, deja na industria automotriz, no setor t6xtil, de
brinquedos, lgcteos, ou de carnes .

Na realidade acordos dessa natureza, feitos com carta sofreguidao,

tinham poucas chances de apresentarem bons resultados de imediato.
E o que se passanormalmente com aconslrugao de instituig6es multilaterais,

em tempos de paz. Em mementos adversos, com conflitos regionais ou
intemacionais em andamento, a pressa 6 um dos elementos fundamentais

que orientam a formagao das instituig6es, ja que o tempo 6 exiguo e n5o se

pods perd6-1o, sob cisco de ver comprometida a seguranga dos pai.ses
diretamente interessados. O contririo se sucede em 6pocas onde o conflito
n5o este localizado no centro da discuss5o. Nesse casa, hg necessidade de

se discutir pormenorizadamente cada item, atender aos agentes que

pressionam intemamente a Chancelaria e o Executivo como um todd, o que
demanda cuidados(para ngo pender apoios eleitorais) e tempo indefinido

para se chegar a um acordo que a todos satisfaga. Daf as dificuldades
encontradas n5o apenas no caso do Mercosul, mas das outras inst8ncias
com caracteri.sticas semelhantes.
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O No\o Contexto: Uma Agenda mats AHrmati\a?

Nos 61timos tr6s lustros, que cobrem os doin mandatos de Femando
Henrique Cardoso e a metade do segundo govemo de Lui.s Infcio Lula da

Silva, acusag6es t6m fido feitas de amboy os ladas(presidents e ex-
presidente), procurando mostrar o segundo, que o primeiro pouca atengao
dedicou aAm6ricado Sul,portanto, cominteresses limitados na integragao

regional. Do lado deCardoso, criticas s5o feitas is pol ilticas implementadas

polo govemo Lula, dando a entender que judo se ret6m mais a ret6rica do

que uma politica eficaz e com resultados satisfat6rios.
N5o se dove estranhar comportamentos dessa natureza. E normal

que isto ocorra, por causa das disputas eleitorais permanentes entry os
partidos que ambos representam, na busca ou pda continuidade do poder.

Provavelmente uma anflise mais distanciada de amboy os lados

dad razgo is duas panes. O primeiro governante ngo foi, com certeza,
pr6digo nas politicas integrativas, ainda que a feitura do Mercosul tenha
recebido guarida sob sua administragao. Por sua vez, o segundo n5o foi, e

nunca into serfconsiderado fate verdadeko, o precursordo aproftmdamento
das relag6es econ6micas, polfticas, comerciais e estrat6gicas sul-americanas,

porque a regi5o esteve sempre na agenda da poll.tina extema brasileira, no

decorrer do tempo. Inexplicgvel syria se into n5o acontecesse.
Antes da virada do s6culo, a America Latina como um todo

desempenhou papel de relative interesse para o governo brasileiro.
Certamente nio se colocou como prioridade primeira do ltamaraty que
preferiujogar em um cenhio mais amplo, atrav6s do que se convencionou
designar "parcerias seletivas". No casa regional, aArgentina, sobretudo
em hmgao do Mercosul continuou recebendo ateng:io especial, por causa

de suas particularidades.

Em tragos largos, pods-se dizer que a atuagao do Brasil no cengrio
latino-americano insert-se dentro de um quadro mais ample, de
favorecimento ao relacionamento Sul-Sul. Claro que isto tamb6m n5o 6
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novidade na polfhca extema brasileira. Nos anon 70 e 80 o pailsja se ocupava

disses problemas. Podem ser mencionadas as atuag6es junta ao blood dos

parses nao-alinhados(do qualo Brasil nllnca fez parte, a ngo ser coma
observador), desde a confer6ncia de 1961em Belgrade. O Grupo dos 77

do qualparticipou ativamente desde 1964, quando surgiu a Confer&ncia
das Nag6es Unidas para o Com6rcio e Desenvolvimento(UNCTAD), foi

alvo de especial defer6ncia monnente na d6cada de 70, ainda quenaqueles
anon e nos inilcios dos 80 , as autoridades nacionais colocassem em d6vida

a presenga do pals nesse grupo ou no Primeiro Mundo, conforms is vezes
reivindicavam.

Na realidade, pertencer ao Primeiro ou ao Terceiro Mundo foiuma
preocupag5o constante da agenda da poll.tina externa brasileira. Houve

mesmo oportunidade em que a Chancelaria, atrav6s de seu representante
maier, Mario GibsonBarboza, diziaem 1973 n5oreconheceraexist&ncia

do pr6prioTerceiroMundo, retificando essaafirmagao no 61timo govemo
militar, quandoja se encontrava afastado do cargo.29

Dentro de um contexto gerd, apolitica extemabrasileha rotineiramente

marcou presenga, com as devidas ressalvas, participando das reunites do
bloco dos nao-alinhados, do grupo maior que aglomerava os parses do
Terceiro Mundi(incluindo os primehos) e apoiando as demandas das
nag6es do Sul, ainda que essas n8o merecessem primazia em vfrias
oportunidades, como no periodo Medici.

Nos tunbrais do s6culo XXI, umadas altemativas brasileiras foijogar

seu peso no relacionamento dos pai.ses do Hemisferio Sul. Contudo, n5o se
deixou de privilegiar as instituig6es multilaterais, ou de fazer parcerias seletivas

com algumas nag6es que despontaram com vigor nos 61timos anos,
exemplificados palos castes da Africa do Sul, Riissia, China e India
Seja participando de unidades coma G3, G20, IBAS, Gmpo do Rio,

Cf. Mario Gibson Barboza -- ''O Brasil no mundi e na regiao, na d6cada de 80''.
Nevis/cz .Brash/ezra de Po/#fca /lzfernacfo/za/. Rio de Janeiro: IBRI, ano XXIV
n. 93-96,p. 16.
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Comtuiidade dos Pa(ses de Lingua Portuguesa(CPl:;P), Sistema Econ6mico
Latino-Americano(SELA), entry outros, o relacionamento Sul-Sulse fez

piesente de maneira bastante distinta da verificada at6 os anon 80.
Motivos para explicar as novas opg6es n5o faltam. Entry essay, o

novo contexto regional, as abruptas mudangas observadas com o final da

GuerraFria, a16mdaretomadadas pr6prias demandas do govemobrasileiro,
com a pretensao de converter o Brasil em um Estado com vontade de ''ser

importance''nao apenas no 8mbito regional, mas sobretudonaesfera ampla
das relag6es intemacionais, advogando por uma presenga permanente no

Conselho de Seguranga da Organizagao das Nag6es Unidas, e como
membro do G8.

Se, com Fernando Henrique Cardoso, o problema da integrag5o

regional se colocou com menos vigor, por outro lada, nio se pods
simplesmente afinnar que a America do Sul ficou ignorada. Os intimeros
encontros, ora com os membros participantes do Cone Sul, com os
amaz6nicos, ou mesmo em escala maid ampla, por exemplo, atrav6s das

pr6prias reunites com os ministros da Defesa das Americas, a partir de
1995, s5o sinais claros e indicativos de que problemas regionais jamais
deixaram de ocupar espago na pauta govemamentalbrasileira.

No 1imiar do novo s6culo, com o govemo Lula, inquestionavelmente,
a atengao para o continents foi redobrada, ainda que merecesse severas

crfticas desde o primeiro momento de seu mandato, ou at6 antes, bastando
lembrar o imbroglio vbnezuelano, com a ida aquele pai.s de Marco Aur61io
Garcia, futuro Assessor Especial deAssuntos Intemacionais da Presid6ncia

daRep6blica.
Algumas ressalvas que dizem respeito apenas a regiao std-americana,

podem ser aqui enumeradas: uma se refers a pretensao declarada de o pals

converter-se em lideranga regional, discurso que foi ao longs do tempo
sendo dilui.do, praticamente deixando de existir, polo menos de maneira
enfgtica, como se verificou nos primeiros anon; declarag6es coma a de
RobertoAmaral, tiRdar do Minist6rio da Ci6ncia e Tecnologia que, na primeira

semana do mandate, aHimlava que o Brasil estava interessadona confecgao
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de artefatos nucleares; atitude considerada submissa frente ao govemo
argentino de Nestor Kirchner em todo o tempo; errol de cflculo por malta
de conhecimento sabre a situagao interns dos parses com os quaid faz
fronteira, por exemplo, na crime energ6tica com o vizinho boliviano;
declarag6es excessivamente informais, como a ocorrida emArequipa no
Peru, sobre os colonizadores do continents.30A essay podem ser arroladas

inilmeras medidas que nem sempre se conflgtuaram coma as maid conetas,

ou que melhores retomos propiciaram, desde o perdao da dilvida boliviana,
ao papal dtibio desempenhado em ocasi6es outras emrelagao iVenezuela
e a Co16mbia.

No c6mputo gerd, pods-se creditar a favor do atual govemo,
decis6es que caminhamno sentido de favorecer ngo apenas a integragao
cultural(sobretudo no Cone Sul), como tamb6m em termos da pr6pria
geografia sul-americana com o Programa de Integragao da Ll#a estrutura
Sul-Americana(HRSA), existence desde 2000, ora manifestando-se de fomia
reticente com a criagao do Banco do Sul(como fez o ministry da Fazenda
Guido Mantega em 18 de janeiro de 2007), outras vezes aprovando-o
enfaticamente(coma fez o presidents Lula, no dia 26 de maio de 2008, por
ocasiio da UNASUL), ou a Area de Livre Com6rcio Sul Americana
(ALCSA).;' Para vgrias dessas iniciativas, o governs chegou inclusive a

mobilizar e disponibilizar recursos atrav6s do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econ6mico e Social(BNDES), utilizando-o homo
insnumento de polaica extema. Comintensidade, manifestou-se contrgrio

30 Uma visio sobre as incontiveis viagens presidenciais pods ser encontrada na obra
de Eduardo Scolese e Leonencio Nossa -- Vlagens co/n o preside/zre -- dots /leper/ares
lzo e/lcalfo do P/a/ta//o ao exferfor. S5o Paulo: Editora Record, 2006.
si Cf. Clarice Spitz - ''Mantega descarta criagao do Banco do Sul e defends BNDES''.
http:/7wwwl .folha.uol.com.for/folha/brasil/ult96u88756.dhtml. Acessado em 15 de maio
de 2008; Folha On Line, 26/05/2008 -- 08h27 -- ''Lula cogita criagao de moeda e banco
central i3nicos na America do Sul '', http://wwwl.folha.uol.com.for/folha/dinheiro/
ult9 lu405354.shtml. Acessado em 27 de maio de 2008.
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a Area de Livre-Com6rcio das Americas(ALCA), por considerar que elsa

n5o atendia as expectativas dos paises sul-americanos.

A iiltima iniciativa que pods ser mencionada refers-se a criagao de
umConselho de Defesa Sul-Americano. O encontro realizado emBraslnia,
em meadow de maio de 2008, contudo, trouxe a mostra novamente as

diferengas de pontos de vista sobre tomas dessa natureza. Conquanto se

houvesseformalizado a Uniio das Nag6es Sul-Americanas(UNASUL),
o conselho por enquanto ngo chegou se tomar realidade, ainda que se prevq a

seu advento para brave, logo que barreiras forum superadas. A UNASUL
nada maid 6 do que a id6ia anterior da Comunidade Sell Americana de
Nag6es(CASA), que tinha fido proposta em 2004 na cidade de Cuzco no
Peru, mas que n5o seguiu avante. Posteriormente, em 2007, seu nome foi

alterado, quando se realizou em Caracas, a Primeira Reuni5o Energ6tica
daAm6ricadoSul. Destavez, emBraslnia, conseguiuchegar-sepelomenos

a um acordo para que a UNASUL pudesse ser concretizada, apoiada em

doin brandes pilares, o Mercosul e a Comunidade Andina de Nag6es.
Para o presidents Lula,. a criagao da UNASUL ''mexerf com o

[abuleho do poder no mundi" , sends que "nossaAm6rica do Sul ngo sera
maid um meld conceito geografico. Apartir de hole 6 uma realidade poliCica,

econ6mica e social, com funcionalidade pr6pria''.3z Ou seja, implicitamente,

estava admitindo que apesar de todos os discursos anteriores, o continents

n5o era aquilo apregoado, e, at6 pelo contrario, estava bem distance de ser
nma voz unissona. O encontro mostrou into de fomia cristalina. O que se

observou foi uma s6rie de diverg6ncias e resist6ncias de vgrias nag6es
sul-americanas, sobre o real alcance dense processo, cason da Co16mbia,

Bolivia e Equador. Contudo, as inteng6es s:io boas, homo diz o documents
de criagao daUNASUL:

3z Sobre o assunto, consultar Denise Chrispin Marin e Lisandra Paraguassu -- "Entraves
marcam criagao de entidade para unir America do Sul" O .Esrado de S. PatzZo, 24 de
mano de 2008,p.A-4.
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:La Uni6n de Naciones Suramericanas tiene como objetivo
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio
de integraci6n y union en lo cultural, social, econ6mico y politico
entry sus pueblos, otorgando prioridad al dililogo politico, las
polfticas sociales, la educaci6n, la energfa, la infraestructura,
el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras
a eliminar la desigualdad socioecon6mica, lograr la inclusion

social y la participaci6n ciudadana, fortalecer la democracia
y reducir las asimetrfas en el marco del fortalecimiento de la
soberanfa e independencia de los Estados.

O tempo novamente serf o senior da razao, e mostrarf at6 que

ponto maid asta iniciativa estarg fadada ao sucesso, ou se enfrentari
di6iculdades semelhantes 5s que at6agorasempreprqudica-am o andamento

das outras propostas, e que impediram que se atingisse os fins almejados.

Ngo se pods, ainda, esquecer o pr6prio aspecto orgamentario, porque
sem recursos assegurados, a UNASUL vera restringidas as possibilidades

de realizar grander mudangas, convertendo-se em mero forum de debates,

o que alias, ngo deixa de ser um bom passe.
De qualquer fomia, pods-se dizer que a politica do govemo Lula tem

fido mais assertiva do que as anteriores. A pr6pria ampliagao do Mercosul
verificada nos dltimos anos 6 um fator positive que mostra a importancia do
assunto em termos sul-americanos, se bem que resultados concretos

demorar5o para ser observados. Dove-se, por6m, considerar a exist6ncia
no continents de outros chefes de Estado que, atrav6s de posicionamentos

vigorosos, tem, pelo menospmcialmente, eclipsado a aRxagao do go\-emante

brasileiro, e proposto igualmente mudangas que escapam ao cenirio regional

mais pr6ximo, atrav6s de polilticas mais fortis, objetivando ngo apenas

uma insergao mats favorfvel em tempos globais, mas defendendo Brandes

transfomlag6es no sistema intemacional.
Por 61timo, vale lembrar algtuas aspectos que t6m fido negligenciados

em boa parte das anflises, e at6 mesmo pdas autoridades em sous encontros

com sous parceiros, sobre a integragao sul-americana. Referimo-nos is
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quest6es t6cnicas que t6m sido alvo de ateng5o maior dos profissionais

das areas de Ci6ncias Exatas. Assim, itens como integrag5o energ6tica,
sqa no que se revere a questao do gas natural, deja no campo da energia
e16trica, s5o t6picos imponantes e que contribuem para uma aproximagao
de todos os membros da comunidade sul-americana.s3

Considerag6es Finais

Conforms descrevemos ao longo do texto, a America do Sul se
constitui em espago importante da poliltica extema brasileira. Historicamente

n5o poderia ser de maneira diferente, por causa dos pr6prios condicionantes

geogrgficos. Apesardas inllmeras diverg6ncias no plano regional, com um
ou outro vizinho, Rmdamentalmente acerca de uma disputa por uma possfvel

hegemonia continental, o relacionamento do Brasil com os mesmos sempre
privilegiou a cooperagao. Por ipso, a 61tima vez que o pai.s pegou nas

atlas para defender deus interesses regionais foina guerra contra o Paraguai
(1864-1870), ha 144 ands.

Interesses distintos fazem parte do quotidiano das nag6es, n5o
importando sous tamanhos, porque di8icilmente se consegue conciliar de
maneira integral aspirag6es nacionais com prqetos regionais. Todavia,

mesmo em contextos adversos para os parses da regiao, n5o syria exagero
afimlar que todos des, apesar das diferengas de demandas e de pontos de

vista, apostaramnacooperagaoeintegragaocomo mecanismopararesolver
problemas individuais e coletivos. O que, evidentemente, n5o exclui
diverg6ncias peri6dicas.

3s Ver abordagens nessa diregao em: Lizett Paola Lopez Suarez -- O /2a/2e/ das
Petro!€feras para o desenvatvimento da inlegragaa energftica= ajornmG6o do
/mercado de gds /zafllra/ /zcz A/nZ/fccz do S&f/. Disseitagao de Mestrado em Planejamento

de Sistemas Energ6ticos, defendida na Faculdade de Engenharia Mecinica da
Universidade Estadual de Campinas, 2006; Lrgia Maria Martins Cabral (coord.) --
Energfa e/africa e inregraf o /la A/nZriccz do Sa/. Rio de Janeiro: Centro da Mem6ria
da Eletricidade no Brasil. 2004.
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Em fLIng:io das assimetrias de poder tanto no plano interns
sul-americano, quanto no contexts do sistema mundial, syria incorrer em
otimismo exagerado esperar que as politicas desenvolvidas ou sugeridas

polos Estados maiores da regiao, contemplem efetivamente os interesses
de todos com igual intensidade. lsto se verifica de fomia puecida no 8mbito
mundial.

A ret6rica tem sido mais forte do que a pratica real, datos esforgos
ainda serum considerados insuficientes para proyetar a regiao no tabuleiro

do poder global. Na verdade, existem dtividas bastante fortis para se imaginar
a America do Sul coma bloco uniforms, com pensamento harm6nico,
ocupando lugar de destaque em um contexto maid gerd, confomle pods ser

observado na consmigao da UNASUL. O maid razofvel 6 que se pense e

se visualize alguns pailses da regiao desempenhando papal de destaque
individualmente.

Apesar dos discursos de colaborag5o e cooperag5o feitos com grande

freqti6ncia, dove-se ponderar o contexto em que s5o realizados, quake
sempre obedecendo a mora formalidade protocolar, e muito lange de
espelharos verdadeiros caminhos que cadapais estapercorrendo. A pr6pria

exist6ncia de blocos sub-regionais que t6m operado com eficfcia maior, em

um cen&io geogrgnico maid limitado, seria claro exemplo da incapacidade

de se juntar todos os paises sul-americanos em uma 6nica e grande

empreitada, com chances de atuarem conjugadamente e com sucesso.
Os pai.ses, sobretudo os de maiores indicadores, abusam da ret6rica,

como n5o poderiam deixa- defbz6-1o, buscando fundamentalmente lucros
individuais, utilizando as instituig6es multilaterais quash que apenas como
nero instruments de suds political. Contudo, e apesar disco, n5o se pods
afirmar -- em face das experi6ncias vividas no 61timo meio s6culo -- que
politicas decolabora®o, visando no limits alma integragaoreal, n5o tenham

ocorrido. Se chegaram a um bom termo ou perderam-se no meio do
caminho, sabidamente esse ja 6 um outro problema que a Hist6ria se
encarregara de explicar.
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No casobrasileiro, entretanto, seria injusto afirmar que o pars evitou

apostar na colaborag5o como um mecanismo eficaz para resolver ngo
apenas sous problemas individuais, mas tamb6m os do continents
sul-americano como umtodo. Polo contrario, suaspropostas regularmente

caminharam nessa diregao. Se, todavia, as inteng6es foram no sentido de

realmente integrar o continents, ou de apenasutilizg-lo para alavancar seus

pro)eton, s5o d6vidas que merecem atengao, e que necessitam ser melhor

investigadas. O Brasil n5o destoa, n5o se diferencia dos demais parses,
por isso, tamb6m age sempre e, primeiramente, de acordo com sous
pr6prios interesses, implementando as poll.ticas que Ihe sgo mais
convenientes.
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