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A SEGURANGA REGIONAL NO
CONTEXTO DO MERCOSUL*

Shiguenoli Miyamoto
Dept ' de Ci&ncia Politica do ITCH e NEE/UNICAMP

O objetivo do texto 6 analisar as relag6es de seguranga no imbito

/o Mercosul. A partir de uma perspectiva gerd, sobre a estrutura e o

Plncionamento do sistema intemacional, abordamos os problemas en-

/'entados pelos poses do Cone Sul, para implementar de maneira ade-

rwmada o processo de integragao regional, principalmente no que diz res-

/tito a questao da seguranga. As dificuldades encontradas, que abran-

Aom um espectro variado de temas, vgo desde a preocupagao com a

'adia de Estado Nacional, com os parceiros divergindo e defendendo

I'exto apresentado ao Semingrio Intemacional "EI process de integraci6n regional:
andes y limitaciones del Mercosur. Balance y perspectivas", promovido pda.Aso-

lacion Universidades Grupo Montevideo (AUGM), e realizado na Universidade
nacional de Rosario/Argentina em 27 e 28 de abril de 2000.

Este texto contou com o apoio do CNPq atrav6s de Bolsa de Produtividade em

IP'lsquisa concedida ao autor para desenvo]vimento do proUeto "As po](ticas sul-
dmericanas de seguranga regional '/
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deus interesses individuais, at6 o surgimento de novos desafios que af-,7i

tam a regiao como um todo, como o trgfico de drogas e o tenorismo. -J

INTRODUGAO: UMA NOVA 0RDEM, UM NOVO MUND0? 1)

O aumento da interdepend6ncia, observado nos 61timos anc '-
t6m frito com que parte considerfvel das anflises realizadas pelo me;}

acad6mico se dirija para as quest6es estritamente econ6micas. AHln''t

de contas, nests novo contexto denominado globalizado, a agenda dP '\

grandes pot6ncias tem sido preenchida, em sua maioria, p6r dispute't
no imbito do com6rcio internacional. Acusam-se mutuamente de adh

harem praticas protecionistas, realizarem du/aping, e outros mecanis;

mos contestaveis, ameagando, como fazem os Estados Unidos, a la)&

gar mio da Super Clfusula 301, da Lei de Com6rcio americano.

Os interesses sio tgo fortis que a pr6pria instituigao responsaveg\

pda fixagao de regras para o funcionamento do com6rcio mundial, nil

,4cordo Cara/ de Zar€Has e Comp/"c/o(GATT), nio ficou imune a est:$

disputas e teve que ser extinta, em meados da d6cada de 1990, apes,4.

Rodada do Uruguai, sendo criada em seu lugar a Organfzagao Muni;l€

a/ do Comdrcio (OMC), para atender as novas demandas, principa(

monte de parses homo os Estados Unidos.

Mas nio 6 apenas isto que tem acontecido. Em fungao de talc

disputas, cada vez maid intensas, e da importancia crescente dos asi

suntos econ6micos, as pot:ncias, sem qualquer pudor, t6m mudadd

rgpida e freqUentemente de opiniao, de um momento para outro, cole

tradizendo o que at6 hf pouco defendiam.

Como exemplo, podemos mencionar o caso da Casa Branca quQ{

at6 recentemente, criticava o govemo de Pequim de violar os direito.$
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C.umanos. O governo norte-americano ora denunciava o trabalho in-

(.anvil, obra escrava, ora alta de uma politica adequada p6r parte da

(l:ep6blica Popular da China com a preservagao do meir ambiente.
(..:sta, ao depredar os recursos naturais, portanto, sem tomar maiores

(..uidados, estaria colocando em risco tintamente de fronteiras, dada a

Cxtensio do territ6rio daquele Estado asiftico. Fazendo dais crfticas,

C7ashington diHicultava o ingresso da China em organismos interna-
(q,ionais como a Organizafao .A4undfa/ do Comdrcio. Todavia, a entra-

.a cada vez maior de produtos chineses a baixo custo, extremamente

.ompetitivos, em mercados do mundo inteiro, sem qualquer controls --

J que a China nio tinha que prestar contas de deus atom a nenhuma
.istfncia mundial -- , fez com que as crfticas norte-americanas fossem

Cmenizadas, com Bill Clinton passando a sugerir o ingresso da China

(homo novo membro da OMC. Ou seja, este pats ao fazer parte da or-

<::anizagao teria, portanto, que acatar as regras do jogo que vigoram no

.ontexto mundial. O que significaria, no limite, a perda de capacidade

(. ,e competigao dos produtos chineses nos mercados internacionais,

(lvorecendo, destarte, os interesses das indQstrias norte-americanas.

(: A16m desse assunto, 6 claro que outros t&m ocupado a atengao

(. os lideres mundiais. Poderfamos listar entry estes iiltimos, t6picos

(.ue vio desde o trffico de drogas, -- com a lavagem de bilh6es de d6-

(.ues e a corrupgao de quash todas as esferas governamentais dos pai-

C3s envolvidos -- o terrorismo, as diverg6ncias 6tnicas e religiosas, at6

{.quelas relacionadas com a preservagao do meio ambiente.

<li Tomas como a migragao e mio-de-obra estrangeiras igualmente

C,e converteram em alvo das autoridades do mundo ocidental, tanto na

.;uropa quanto nos Estados Unidos, que t6m dificultado cada vez maid

(. entrada livre de cidadios de outros parses que queiram para la se
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transferir em definitivo. Ainda que acusados de manter posturas xenC

fobas, ao adotarem tal comportamento, os parses ricks t&m procuradc

conforms suas 6ticas, evitar assim a deterioragao das condig6es d:)

trabalho de sous pr6prios cidadaos, e o acirramento da competigao al.I)

mio-de-obra em locais onde a taxa de desemprego e subemprego -.-)

considerfvel e motivo de preocupagao crescente. )
lsto significa dizer que apesar das discuss6es dada vez maiores )

maid freqUentes, sobre a interdepend6ncia e a globalizagao, seja pel?

fusgo de grander empresas, ag6ncias bancaias, e em praticamente tc,

dos os setores, deja atrav6s do intercimbio possibilitado polos meicJ

de comunicagao coma a internet, ligando instantaneamente milh6es d.

pessoas em todd o mundo, os tomas estrat6gico-militares, nem p6r is.)
so deixaram de existir. 'J

Ffcil de constatar, podemos observar que, apesar de todo .ess)

avango e dessas novak prioridades, nenhum pars desativou suas ForgaJ

Armadas, depois do final do conflito Leste-Oeste que movimentou ..)

politica mundial durante mais de quatro d6cadas. Afinal de contas, a)

Forgas Armadas sempre se constituiram em agentes importantes, ei

qualquer circunstancia, na paz e na guerra. Como bem informa Dania.

Prieto Vial, "as Forgas Armadas sio sempre necessgrias se a intenga

6 manger uma paz estfvel".' ::}

A. Organizagao do Tratado do Attdntico Norte I.O'\lP;N), 'pot It:)

xemplo, sobreviveu a esse turbilh:io de mudangas. A16m de se mante

como a mais importante instituigao militar do planeta, inclusive are

rou, a partir de 1991, sua pr6pria concepgao estrat6gica, at6 entio coil
dicionada a defesa do tenit6rio europeu ocidental, sua tradicionz.

Ct. Dah\el ?RtETO 'VPtZ -- Defensa Chilena 2000. Una politica de delensa par'''t
Chf/e Santiago. Flacso, 1980, p. 45-5 1. -''
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Csfera de atuagao.2 Ao ampliar seu raio de agro, tornou possivel agir
(13nde se fizer necessgrio, desde que into seja considerado crucial para

( s interesses do continents europeu, no imbito politico, econ6mico ou

(jj'strat6gico-militar. Nem a desativagao do Pac/o de Hars6via, em
C 991, com o desmantelamento do bloco sovi6tico, foi motivo suficien-

(.3 para que o mesmo acontecesse com a OTAN. Da{ as interveng6es

<~ia Bosnia-Herzegovina e no Kosovo.

ttl Se as instituig6es castrenses continuam existindo, mesmo depois

CI.o encerramento do conflito denominado guerra fda, 6 6bvio que de-

empenham algum papal. Para as grandes pot6ncias, os conflitos mili-

(..ares que, prioritariamente, Cram objeto de atengao, passaram a dividir

(I.. agenda com outros assuntos, tio ou maid importantes, homo os Ja

(,.nteriormente referidos, e tides como capazes de desestabilizar o sis-

( 3ma internacional.

C Apesar do discurso contra as guerras, feito quake todos os dias

(I,Cios Ifderes das grander nag6es, a seguranga 6 incontestavelmente

( lemento ponderado no quotidiano de suas polfticas. Talvez nio no

Cnesmo patamar que ocon'ia no peHodo da guerra fna, quando se colo-

C ava a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Mas sem dQvida

C.lguma, a preocupagao com a seguranga permanece. Today as inter-

(eng6es desta iiltima d6cada, incluindo o novo papal da OTAN, ou as

(,liscuss6es sobre a seguranga europ6ia, apontam para esse caminho.

(

(I Uma boa anflise sobre a OTAN pods ser encontrada em Patricia Helena
\CEllTTlltql- A.Organizagao do Tratado do Attdntico Norte(OTAN) e a incorpo-

ragao das operagaes de paz no p6s-guerra $'ia a intemengao na B6snia-
(-derzegovflza .(7992-/998P, Dissertagao de Mestrado em Relag6es Intemacionais

sentada a Universidade de Brasilia em setembro de 1998, mimeografado. Sobre

/ns mudangas na concepgao estrat6gica da OTAN, consultar o documents "The Alli-
ance's New Strategic Concept", no site da pr6pria instituigao.
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Se os discursos das grandes pot6ncias convergem para um

mesma diregao pregando o pacifismo e o entendimento entre os Este:)

dos, as decis6es e agnes os contradizem, mostrando que as political d )

defesa e de seguranga continuam t5o ou maid s61idas do que antes. ')

P6r que nio ha uma coincid6ncia entry as inteng6es e as agee..)
disses Estados? Nio 6 muito dificil encontrar as respostas para ess.)

comportamento: os parses assim agem porque, no limits, estio conscij:)

antes e seguros de que o sucesso de um modelo politico e econ6miccl)

tomando possfvel que uma nagao pressione ou tome decis6es ameagan

do boicotar ou impedir que outros exercitem ou ocupem papal em um:l)

instfncia ou outra, coma nas organizag6es intemacionais, 6 assegurad.

em larga medida pda capacidade efetiva que det6m no plano militar. I)

As ameagas feitas polo governo norte-americano, em meados d .)

d6cada de 90, de retirar-se da Organizagao das Nag6es Unidas, caso -l)

eg(pao Bouthros Galli, entio Secretgrio Gerd, fosse reconduzido par.)

um segundo mandato 6 um exemplo muito elucidativo das politicas d I)

poder adotadas p6r todos os Estados, dentro de suas possibilidadei.I)

quando sous interesses estio ameagados.' ..)
Nada maid natural, portanto, que comportamentos semelhante.)

ocorram tamb6m em outras latitudes do mundi, fora do pixo Nortel:)

Norte, ainda que, em um contexto mais amplo, os demais parses este:)

jam diretamente sob a esfera de influ6ncia da hegemonia norte

americana. E o que ocorre, p6r exemplo, na regiao ausual do conti
nente sul-americano. )

3 Ver, p6r exemplo, o discurso do presidents da Comissio de Relag6es Exteriores d.=-)
Senado norte-americano, Jesse HELMS, "Os Estados Unidos e a ONU", .lqorefg
HW8airs, n ' 1, p. 23-25, edigao brasileira publicada polo jomaLGaze/a .A4ercan/i/, de
1 1 de outubro de 1996. -J
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C Mesmo com o aparente final das costumeiras discordfncias que

C.novimentaram durante a maior parte do tempo suas hist6rias, parses

(.omo Brasil e Argentina tam, ainda, -- apesar das boas inteng6es at6

(..lui demonstradas - que percorrer um longo percurso para se senti-

(I .lm verdadeiramente integradas.

o Os discursos otimistas feitos desde 1985, quando se iniciou o

<l,rocesso de integragao entry Buenos Aires e Brasilia, e mais tardy a-

(.rofundado com a entrada de Montevid6u e Assungao, construindo o

C,{lercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), sinalizam com clareza

ue, passados maid de uma d6cada, os objetivos iniciais estio longe de

orem fido alcangados.

( Como 6 natural nesses processos, diverg6ncias inQmeras em sodas

Cls esferas, na melhor maneira de compatibilizar sous interesses -- que,

Cm quantidades apreciaveis, nio sio coincidentes - t6m dificultado o

Cvango da integragao at6 no imbito esUitamente econ6mico. Apenas

(ara ilustrar, vale a pena relembrar que nada 6 imutfvel nas relag6es

.ntre dais ou maid parses. Por ipso, apesar do processo de integragao,

Cim alguma freqii&ncia, autoridades dos Estados membros t6m defendi-

Co a saida de sous parses do Mercosul, quando a relagao custo/beneHcio

(. : apresenta desfavorgvel. Ou entio chegando a adotar medidas drfsticas

(imo fez o Brasil recentemente, em fevereiro do corrente ano, ao resol-
ver solicitor a OMC a abertura de um painel contra a Argentina para re '

C)aver a disputa em tomo do com6rcio bilateral de produtos t6xteis.

C} No plano politico, as dificuldades continuam iguais, caminhan-

C o com maid rapidez quando se trata de aspectos culturais e educacio-

Cais. No que tango a integragao militar, os pronunciamentos t6m sido

C3mpre cautelosos. Apesar de realizarem manobras conjuntas dos E-

C6rcitos junto is fronteiras argentino-brasileiras, como a Operagao
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Cruzeiro do Sul em Sio Bona (Rio Grande do Sul), em outubro d.
1997; entry as dual marinhas na operagao ARAEX em fins de novem-)

bro de 1995, ou reunites entre os Estados Maiores das Forgas Amtz..

das, a cooperagao efetiva entry as Forgas Armadas de amboy os paise-)

ainda tem deixado muito a desejar.4 ~)

Qual o motivo que tem diHlcultado o aprofundamento de um.
integragao real, principalmente nas quest6es estrat6gico-militares? H-.)

uma razio muito simples. A integragao nio ocorre com a velocidad.)
desejada porque, apesar da tio propalada crisp do Estado Nacional, G

governantes t6m agido sempre - e assim continuario durante muit.

tempo - em busca das melhores altemativas, em defesa de sous into

reuses nacionais, ou deja, de sous Estados como entidades soberanas. )
Nio importa aqui discutir qualo grau de autonomia que cada ui:)

delis usuftui em relagao ao funcionamento do sistema intemacioni.

como um todd. O que interessa ressaltar 6 que, juridicamente, todos t6i

suas politicas individuals tragadas de acordo com sous pr6prios critc

rios, e definidos respeitando-se as diverg6ncias intemas, e atendendo i

demandas desses grupos de pressao dom6sticos. Nests casa, a influ&i.I

cia dos parceiros externos 6 secundgria, a nio ser quando des mesmc..

puderem ser afetados, colocando em cisco todo o processo. I)

Quando a situagao intema, p6r exemplo, de um socio como .')
Paraguai puder prejudicar os demais, govemos como o de Brasflil=)

sentem-se no direito de ameagar e intervir em sous assuntos particuli

res, utilizando coma justinlcativa a necessidade de obedi6ncia is clot

sulas democrfticas para pertencer ao bloco regional. Obviamente quc:.)

' As reunites entry os dais Estados Maiores das Forgas Armadas iniciaram-se el
1987, quando promoveram em Buenos Aires, o I ' Simp6sio de Estudos Estrat6gico '
Argentino-Brasileiro, e em Sio Paulo no ano seguinte. ~'-"l
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Cleste cano, levar-se levar em considerag:io, igualmente, o faso de o

(.iafs vizinho ser socio do Brasil em grande empreendimento como l-

Caipu que, afetado, colocariam em risco a seguranga, os interesses na-

C;ionais, atingindo todo o parque industrial brasileiro.

(I Naturalmente condutas delta natureza s6 sio possfveis e aplica-

(,eis aos parceiros menores, situagao considerada inimaginfvel para os

Clasos argentino e brasileiro. A nio ser que dais press6es pudessem

(1)manar de um pars grande potancia como os Estados Unidos, se a se-

Jvuranga deste 61timo estivesse em jogo.

(.) O que se pods constatar, portanto, 6 que o sistema internacional

em funcionado desde sempre apoiado em relag6es de poder assim6-
'rican. De maneira semelhante o relacionamento intra-bloch, como no

(faso do Cone Sul, nada maid 6 do que a reprodugao dessa modalidade

C'ie comportamento. Sob este prisma, a "nova ordem" dos tempos maid
f-ecentes, mu/offs mzz/andes, pouch difere daquela dos anon anteriores.

'q o que veremos a seguir.

>SEGURANgA INTEjiNACIONAL E SEGURANGA REGIONAL

CI Pensada em termos maid gerais, a seguranga intemacional, nas

(J6cadas passadas, esteve vinculada permanentemente e diretamente
C.:om a id6ia de estabilidade e "bom funcionamento" do sistema mundial,

...ttendendo aos interesses das grander pot6ncias, sejam quais fossem
(.:las. Como se saba, atrav6s das conhecidas anflises, a estabilidade do

(..istema pods ser obtida p6r mecanismos diversos, como a exist&ncia de

(um govemo mundial, de uma politica de seguranga coletiva, ou entio

(.atrav6s de um equilibrio de poder entry os agentes mais proeminentes

Clue modelam o mundo conforms suas conveni6ncias e vontades.
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No perfodo p6s-Segunda Grande Guerra, a estrutura de podez

vigente contemplou, primordialmente, os parses lideres dos dois blot.)

cos, Estados Unidos da America de um lado e Uniio Sovi6tica de ou:)

tro. Pouco importava se asta ordem era injusta, se nio contemplava o )
parses menores, e se havia ou nio agentes insatisfeitos com etta divi)
sio do planeta. I)

Na verdade, o crit6rio de justiga simplesmente ngo se colocava..)

desde que estivesse assegurada, nessa relagao de poder bipolar, a asta:l)
bilidade do sistema. Torna-se aqui necessfrio chamar a atengao para C=)

que se dove entender p6r politica mundial num contexto coma aquele:)

em que as duas grander pot6ncias encontravam-se em um embate d(:)
vida e de morse. Como dina anos depois um dos expoentes do realist)

mo e figura importante no cengrio politico mundial, Henry Kissinger)
"a estabilidade muitas vezes resultou nio de uma procura da paz, ma.[l)

de uma legitimidade aceita p6r todos". Continuando, diz ele, ''estil)
'legitimidade ' nio dave ser confundida com justiga. Significa apena=)

um consenso internacional sobre a natureza de combinag6es que fun .)

cionem , e sobre fins e m6todos admissiveis para politica exterior". Otl)

bela, pressup6e ''a aceitagao da estrutura da ordem international p6~-)

today as grandes pot6ncias, polo menos at6 o ponto em que nenhunl)

Estado esteja tio insatisfeito que, a exemplo da Alemanha apes o Trac)

dado de Versalhes, expresse sua insatisfagao p6r meio de uma political)

externa revolucionfria. Uma ordem legitimada nio toma os conflito.

impossiveis, mas limita-lhes a amplitude".s )
O equilfbrio do terror nuclear e a repartigao do mundo em zona.

de influ6ncia, formalizado pelo Tratado de Yalta, cada um sends a .)

5 As citag6es foram retiradas de Henry KISSINGER -- O mz/ndo res/az/raja, Rio de.
Janeiro: Livraria Jose 0lympio Editora, 1973, p. I e 2. '-''

)
)

)

)

)10

)
)



Cquinhoado com seu butim, foio caminho encontrado para asta estabi-

Clidade, e que permeou o cenfio global durante muito tempo, tendo
Ciido a caracterfstica bfsica do sistema internacional at6 a desagrega-

C;ao de um dos lados.

C Mesmo com eases arranjos, em vfrias oportunidades, a segu-

Cl;anna internacional esteve seriamente ameagada quando um dos con-

Cfendores resolvia ampliar suas areas de influ6ncia adentrando espagos

CJlheios, chocando-se contra os interesses de seu principal oponente.

CEm situag6es como essas, a deterioragao das relag6es sovi6tico-

Camericanas, contribuia para a desestabilizagao do proprio sistema in-

C:ernacional, colocando em risco todos os demais parses, impotentes

Clara enfrentar circunstincias de tal magnitude.
C Mas, se de um lado, o globo se encontrava nitidamente bipolari-

Czado, havia espagos, ainda que reduzidos, para o surgimento de blocos

C:omo o do 7ercefro JUundo e de movimentos homo o dos rakes /z o

C.z/fm/zados (que se formalizaram a partir de 1961 na Confer&ncia de

C3elgrado). Exclurdos dos beneffcios que foram concedidos para a re-

cs;onstrugao da Europa, essen poses -- a16m da caractedstica comum de

Cserem todos pobres e dependentes -- tinham interesses politicos e eco-

Cl6micos diametralmente opostos aos das nag6es industiializadas, e pos-

Ciufam discursos anti-colonialista e anti-imperialista. Achando-se a

Cmargem das decis6es mundiais, Cram, portanto penalizados individu-

Cjllmente e em termos coletivos regionalmente.

C Nests quadro que se Ihes apresentava de maneira francamente

:iesfavorfvel, os parses perif6ricos enfrentavam dois tipos de proble-

(:=nas. O primeiro, de escopo mais gen6rico, dizia respeito a sua inser-

(. ;ao internacional, devendo optar, desde que jf nio estivesse em uma

Chas zonas de influ6ncia, p6r um dos doin subsistemas liderados pda

C
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Casa Branca e polo Kremlim. Ou entao, permanecer alheio a esta disc
puja, fincando p6 como n:io-alinhado, nio usufruindo, por6m, das pos
siveis vantagens em ser aliado de um ou de outro. I)

P6r isso, em regimes como na America Latina, a afiliagao se da-)

va pda identificagao politica, econ6mica, cultural e geogrffica com (-)
modelo ocidental capitaneado polos Estados Unidos. Aqueles paise.

do continente que, em um momento de sua hist6ria dense periodo p6s~l)

guerra, desejaram ou tentaram experimentar a outra altemativa sob ill)
influ6ncia sovi6tica, tiveram que amargurar durante anos regimes dita I)

toriais, anticomunistas, considerando ser etta uma regiao de hegemo:
nia norte-americana. :-/

A seguranga regional estava, pois, diretamente relacionada con.)

a estabilidade de dodo o hemisf6rio, tornando-se imperioso seguir ori )

entag6es que atendessem aos interesses de Washington para o conti.3

nente. Daf os principios de seguranga hemisf6rica/continental para to~)

da a regiao, demonstrada, por exemplo, em 1965 com a intervengao ntl)

Repiiblica Dominicana. Para tanto, cada pails atingido adotou polftica:)
de seguranga nacional com regimes de forma, contribuindo para dar il)

estabilidade necessgria para o continents, reafimlando, destarte a se I)

guranga regional. J

Num segundo plano, -- em tempos mais localizados -- se tomamto.

como exemplo, o relacionamento brasileiro-argentino, veremos qual.)

apesar destes parses acharem-se estreitamente sintonizados com a con.)

cepgao de mundo do amal"lean wq/ of /{le, e devidamente amparado.)
pda Z)ou/Fina de Seguranfa AXac/ona/, nem p6r isso deixavam de lad(:)

as querelas regionais. Principalmente aquelas que diziam respeito {l)

pressao demogrgfica, a utilizagao de recursos naturais compartilhados.

ou as acusag6es de tentativas de satelitizagao dos vizinhos menores. I)

)
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C Estas diverg6ncias entry argentinos e brasileiros pda ''hegemonia

C-egional" movimentaram durante incontfveis anos a politica do Cone

(]ul, ora com manor ora com maior intensidade. Nem a exist6ncia de

Cnodelos politicos semelhantes, anti-comunistas serviria para reduzir
C,uas diferengas locais.
C, A chance de um confronto maid grave pda via das annan foi mo-

.ivo de especulag6es constantes, com os departamentos de estrat6gias de

Cunbas as Forgas Amladas, elaborando e reelaborando continuamente as

Ciip6teses de guerra, tragando cengrios para enfrentar o outro ator ope-
C.ando sozinho ou em companhia de um ou mats vizinhos. Dais grande

C.l6mero de abordagens geopoliticas dos doin lados da fronteira.

C A possibilidade de uso da forma para resolver contenciosos foi,

Cbortanto, uma postura considerada perfeitamente normal no relacio-
(..iamento da Bacia do Prata, adotada principalmente polo estamento

C.nilitar. Obviamente que nem todas as instfncias, coma as diplomfti-

C=as e as econ6micas, pensavam ou concordavam com asta maneira de

C30lucionar diverg6ncias.

C A peculiaridade dos anon 60 a 80, com os parses do Cone Sul
Csob mandos militares, todavia, levava os po/icy-makers a analisar as

Celag6es internacionais e regionais sob estreitos parametros privilegian-
C.lo o conflito. P6r outro lado, pods-se ponderar que este comportamento

C.ieve ser visto coma pedeitamente natural, jf que o militar pensa apenas

Cla defesa de seu Estado, concebendo estrat6gias e preparando-se para

C;ombater ngo s6 o inimigo intemo(criado a partir da Doutrina de Segu-

C:anna Nacional), mas tamb6m o inimigo extemo - que nunca velo - vi-

C;ando preservar a seguranga nacional. Nests clima, portanto, a seguran-

C€a regional sempre esteve ameagada face a possibilidade de desestabili-

Czagao das relag6es entry os doin maiores adores da America do Sul.

C
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Com o fim dos governor militares em meados dos anon 80, e-)

com as rfpidas transformag6es que estavam se processando no sistema

internacional, - que ainda nio definiu claramente seu contorno defini.

tivo -- novos mecanismos foram criados na regiao, introduzindo-st.:)

igualmente outras formas de relacionamento, visando privilegiar c..)
aumento do grau de confianga reciproco entry os parceiros do Cont)

Sul, abarcando brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. ll)

Contrariando algumas expectativas que esperavam um refluxciJ

das influ6ncias militares em neg6cios de Estado, o fechamento do ci-"J

clo militar latino-americano nio significou, pura e simplesmente, oJ
retorno dos soldados a caserna. I)

Em pailses como o Brasil, o processo de redemocratizagao ne:J

gociado preservou a autonomia e o papal das Forgas Armadas (coma

estas conseguindo garantias e condig6es bastante vantajosas para oJ

seu afastamento do poder), e difere bastante dos casos argentino e chi-)

leno. Enquanto no Brasil a volta dos avis ao poder foi longamenteJ

amadurecido, -- eliminando-se ainda durante o regime, a legislag5oJ

repressiva e pemlitindo o funcionamento normal das instituig6es, ex-::?

ceto a eleigao direta para a Presid6ncia da Rep6blica -- na ArgentinaJ

os militares foram colocados no banco dos r6us, enquanto no Chile aJ

influ&ncia castrense continua at6 hole. J
Como conseqU6ncia, as Forgas Armadas brasileiras continua.:)

ram exercendo forte presenga no cengrio politico nacional. Podia vert.;)

vicar-se isto principalmente com o ex-ministro do Ex6rcito, generali
Leonidas Pires Gongalves, aparecendo em iniimeras solenidades, mui.~ )

)
)

)
)
)

)
)
)

)
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Chas delas nio ligadas a sua Pasta, ao lada do ex-presidents da Repiibli-

Cca Jose Sammy, opinando sobre espectro variado de assuntos que in-

Cclufa desde os povos das florestas ao memo ambience, da estrutura a-

Czrfria aos movimentos sociais urbanos.
C No casa brasileiro, o Bind do governs militar significou o infcio
Coos debates visando a elaboragao de uma nova Constituigao. Os par-

Clamentares eleitos em 1986, ao compor a Assemb16ia Nacional

CConstituinte, tornaram-se, portanto, responsaveis pda Carta Magna,

Clsubstituindo aquela que tinha fido outorgada polo regime militar em

C 1967 (e reformulada em 1969).

C Ao lado das disputas intemas, prevalecendo, portanto, o livre jogo

pdas forgas, possibilitadas pda reorganizagao -- desde 1979 -- dos sindicatos,

Cdos partidos politicos e dos demais setores da sociedade, coma a lgreja,
Chavia ainda os/obbies intemacionais. Estas 61timas press6es se faziam

Cprincipalmente p6r inteml6dio das organizag6es nao-govemamentais, cen-
Ctradas em alguns assuntos coma a protegao do meio ambiente, as popula-

C€6es indigenas e a utilizagao dos recursos minerais e fundiirios, a16m do

Clantigo discurso sobre a intemacionalizagao da Amaz6nia.

C Nests contexto, as Forgas Amladas nio s6 pressionaram eficaz-

Cmente para manter suas prerrogativas, coma tamb6m conseguiram fazer

Ccom que na Constituigao de 1988 se tomassem uma categoria diferenci-
Cada dos demais funcionirios pablicos, agora como agentes de protegao

Cdo Estado. Polo Artigo 142 da Constituigao, as Forgas Armadas conver-

C teram-se em instituig6es nacionais permanentes e regulares, destinan-

Cdo-se a defesa da Pfuia e a garantia dos poderes constitucionais.

C A16m de preservar espagos e lutar contra o que consideravam

C um possivel revanchismo, -- verificado, p6r exemplo, na Argentina

Cquando os militares passaram a ser julgados p6r sous desmandos, situ-

C
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Caceleragao da produgao de energia hidroe16trica, e a ampliagao de re-
Ccursos sociais bfsicos.'

CI Os motivos que levaram o governo a redirecionar suas ateng6es

Clara a regiao ngo s6 era fazer frente is press6es internacionais, que

Cperiodicamente levantavam a bandeira da internacionalizagfio da

(.Amaz6nia, propondo inclusive o surgimento de um Estado indfgena
Clut6nomo para os {ndios yanomamis, mas tamb6m prevenir-se contra

Cll presenga dos guerrilheiros do M-19 colombiano que estariam atuan-

C :io muito pr6ximos ao territ6rio nacional, a16m do contrabando e das

( plantag6es de epadu

C A conduta do governo brasileiro reorientando-se para a Amaz6-

Cnia tinha sua razgo de ser: desde o final dos anos 70 quando se chegou

Ca bom termo sobre o contencioso de ltaipu, com a Argentina e com a

Credemocratizagao em curio, as ateng6es brasileiras na Bacia do Prata

Cpassaram a ser gradativamente reduzidas, voltando-se para o Norte do

Cpais, 6nico rincio ainda inexplorado.
r- Outros motivos coma a ascensgo do coronel Bouterse, simpati-

/--zante das causes marxistas, ao govemo do Suriname, foram levados

/-em conta. Depois de assumir o poder e de mostrar disposigao em in-

r-crementar relag6es diplomaticas com o governo de Fidel Castro, Bou-

r-terse passou a representar perino potencial naquela regiao do pals P6r

/-- ipso, medidas rapidas foram tomadas p6r Brasilia visando neutralizar

,-influ6ncias consideradas nocivas junto is fronteiras brasileiras. As

1.... viagens a Paramaribo, do entio chanceler Ramiro SaraiVa Guerreiro e

f...do general Danilo Venturini, entgo secretfrio gerd do Conselho de

iHmH£ns:uin=U:€i;:
\''- Ver tamb6m o anexo E.M. n.' 770, sem data.

C
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Seguranga Nacional, chefe do Gabinete Militar da Presid6ncia da Re-)

publica e Ministro Extraordinfrio para Assuntos Fundiirios serviraml)
para eliminar qualquer risco a seguranga nacional. I)

O Projeto Calha Norte implementado a partir de 1986 foi, entio,I)

pensado dentro deste contexto. Inclusive porque o Zra/ado de Coupe =ll)

rafao.Hmaz6n/ca firmado em julho de 1978, p6r iniciativa de Braslnia;:)
com maid fete parses da regiao nio estava dandy os frutos desejados;l)

at6 p6r falta de recursos orgamentgrios.7 )
Outras iniciativas poderiam ser ainda aqui listadas. P6r exam-l)

p[o, o Programs .A/osha ]Vafureza, de 1989 que se caracterizou p6r sell)

uma diretriz polftica de longo puzo, focalizando os seguintes tomas:~)

protegao da cobertura florfstica, substfncias quimicas e processos ina-:l)

dequados de mineragao, estruturagao do sistema de protegao ambiental;)
educagao ambiental, pesquisa cientifica e a protegao do meio ambience.O

das comunidades indigenas e das populag6es envolvidas no processcl)

extrativista.' Na realidade a perspectiva que pemleava este programal)

era tamb6m claramente militar, jf que se tratava de ocupar efetivamentel)

o territ6rio para ver-se livre das acusag6es de que o govemo brasileiro:l)

ngo sabia proteger adequadamente os recursos ail existentes. .:)
Mesmo a Escola Superior de Guerra, tradicional reduto intelec--\

tual das Forgas Armadas projetou cengrios para o 6lnal do s6culo. No-\

documento intitulado fsfru/urcz do F'oder" ?Uac/ona/ Para o .4no 200/,-\
reservava lugar para comentar as politicas e estrat6gias para a Amaze-.

' Sobre este projeto ver algumas considerag6es em meu texts intitulado "DiplomaciaJ
e militarismo: o Projeto Calha Norte e a ocupagao do espago amaz6nico", l?evfs/al)
Blasi/ezra de C/gncia Po/ffica, I.Jniversidade de Brasilia, vol. 1, n.' 1, margo de-X
1989, P. 145-163 '-/
8 Cf. Presid6ncia da Repablica/Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional --rl)
Programs M)ssa ;Ua/ureza, Relat6rio da Comissio Executiva instituida pelo Decre--\
to n.' 96.944/88, Brasilia, fevereiro de 1989, mimeografado. '/

)
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nia. Entry mais de dual dezenas de agnes estrat6gicas recomendadas

,podemos lembrar as seguintes: cristalizar em torno da lideranga brasi-

.lira, os signatfrios do Pacto amaz6nico, implementado-o at6 suas 61-

,imas conseqti6ncias no plano international sul-americano e mundial,

,perseverar no Programa Especial Calha Norte e em provid&ncias que

CJenham p6r escopo a vivificagao da linha de honteiras; explorar o po-
f :encial hidroe16trico demonstrar a comunidade internacional, p6r agro

{.ie irradiagao e nos sous sat61ites distantes, a firms vontade nacional de

2xpandir a soberania hamlonicamente em today as express6es do Poder

Nacional, de modo integral, e em todos os rinc6es da amaz6nica brasi-

leira; fortalecer os eixos ecopolfticos existentes.'

tl ' A16m dessas. iniciativas, nio poderiamos esquecer, tamb6m, o
I)rojeto denominado Sistema de Protegao da Amaz6nia/SIPAM com

Cseu bravo operacional Sistema de Vigilancia da Amaz6nia/SIVAM.'"
Entry sous objetivos poderiam ser mencionados o controls do trafego

l6reo com a protegao aos v6os, a vigilancia ambiental, a goleta de da-

di'ios via sat61ite, o mapeamento das florestas e das queimadas (motivo

(:onstante das crfticas internacionais, ja que as mesmas estariam con-

C'ribuindo para o aquecimento do planeta, atrav6s do efeito estufa), e o
.r bontrole do trffico de drogas. Para tanto seriam instalados circa de

4uas dezenas de radares fixos, leis radares m6veis, demandando um

.Gusto inicial de 1 ,5 bilh6es de d61ares.

)
(

C

:9 Cf. Escola Superior de Guerra - .Es/ru/ara do..porter /zacfona/ para o ano.2QQI,
Rio de Janeiro, 1990, esoecialmente a "Estrutura do Anexo B", item IV, "Polfticas e
3strat6gias para a Amaz6nia", p. 149-191. . . .
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Com o documento sabre a Po//f/ca de .D(:Mesa Area/ona/ divulga:.>

do em 1996, ficavam ainda maid definidos os interesses do Brasil naJ

Amaz6nia. Na avaliagao do governo, segundo este documento, coma..J

se pods ler no item 2.12, "no fmbito regional ainda persistem zonal..

de instabilidade que podem contrariar interesses brasileiros. A agro de.-

bandos armados que atuam em poses vizinhos, nos linden da Amaze..1)

nia brasileira, e o crime organizado intemacional sio alguns dos pon-J

tos a provocar preocupagao". Nas diretrizes da politica brasileira, cs-r*

tabelecem-se, entry outros itens, "proteger a Amaz6nia brasileira, con ./

o apoio de toda a sociedade e com a valorizagao da presenga militar:

e, tamb6m, priorizar agnes para desenvolver e vivificar a faixa dd..}

fronteira, em especial nas regimes norte e centro-oeste ''.' ' J

Como se pods ver, as preocupag6es brasileiras com a seguranga.

diziam respeito prioritariamente a regiao amaz6nica, ficando em se:.

gundo plano a Bacia do Prata, inclusive pdas iniciativas tomadas vi-
sando a integragao dos parses do Cone Sul. lsto obviamente diminuiaJ
.as ateng6es brasileiras na parte sul do continents. (.j

Se isto ocorria do dado brasileiro, na 6tica argentina dos anos 8C.
as inquietag6es com o ''perigo brasileiro" encontravam-se tamb6n J

minimizadas, mas a Casa Rosada tinha que dar conga de outras tarefasl.

homo os dias de guerra nas fguas geladas do Atlintico Sul contra c,

Rhino Unido, as querelas contra o Chile, polo Canal de Beagle e pelaJ

regiao dos gelos continentais. A situagao argentina era bastante dife

' ' O documents Po/fffca de.Z)( Mesa Arne/ona/, levado a conhecimento ptiblico en.
1996, 6 o primeiro na hist6ria do pars que tanta estabelecer as diretrizes de atuagaQ
na area. Foi, tamb6m, este documents que precedeu a criagao do Minist6rio da Defesa
em 1999, subordinando os 4 minist6rios militares at6 entio existentes em uma Qnica
instfncia. Para consultar o referido texto, consultar Parcerias.Esrra/gglcas, Brasilia.-'}.
Centro de Estudos Estrat6gicos/SAE, vol. 1, n.' 2, dezembro de 1996, p. 7-15 '/
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.renta da brasileira, porque geograficamente o pars se encontra em a-

renas uma parte do continents, ao contrfio do Brasil que tem frontei-

as com dez parses, ocupa metade do territ6rio sul-americano e tem 15

.nil qui16metros de fronteiras terrestres e 7.500 de costas litorineas.

( Comparado com os anon anteriores, evidentemente, a situagao

:las dias tiltimas d6cadas era sensivelmente melhor, com o 6im das

CJoutrinas de seguranga nacional e com o retorno ao Estado de direito

em coda a regiao.

( O avango dos acordos brasileiro-argentinos fato surpreendente

{at6 para os mais otimistas, poucos amos antes, culminando com a cons-

C crugao do Mercosul abarcando agora os outros doin vizinhos, de um

C.dado passou a alimentar e aumentar o grau de confianga reciproco no

(relacionamento disses mesmos parses De outro, a exist6ncia da clfu-

(eula democrftica imposta aos participantes do Mercosul, reduziu a

.possibilidade de desestabilizag6es regionais, praticamente inviabili-
('zando tentativas de retorno is situag6es anteriores.

e3. Mas, nem p6r ipso, estas desapareceram. Prova disso 6 que nesse

{.novo cengrio, vfrios tomas tradicionais continuaram recebendo a a-

C,[engao dos governos locais. lsto nio dove causar estranheza porque

Cbpesar dos processor de integragao -- ngo concluidos -- os interesses
g,nacionais de cada pars sempre foram colocados em primeiro lugar.

(, Coma se babe, experi6ncias dessa natureza precisam passar p6r

(-bongos anos de maturagao, de negociag6es internal envolvendo os di-

( verses agentes interessados no processo, calculando os riscos, as per-

'das e os lucros, os mecanismos de compensagao para cada setor e as

lcoincid6ncias de interesses com os demais parses, a compatibilizagao

'tde macro-polfticas, etc. P6r isso mesmo foi prematuro fixar datas para a

(lplena viabilizagao do bloco, homo se fez no inicio das negociag6es. De-

C

(
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veriam ter servido de exemplo, as dificuldades encontradas pda pr6pria )

Uniio Europ6ia, cujos experimentos de unificagao datam de mais de

quatro d6cadas e nio se chega a acordos deHlnitivos para a elaboragao

de polfticas de defesa, seguranga e extema comuns. S6 depois que estas.

metas todas forum alcangadas, 6 que se poderf, certamente, falar no fim...?

dos Estados Nacionais da regiao ou de outros blocos, culminando con .

um grupo homog&neo, monolitico que, tamb6m, logicamente se trans- J

formarf ao longo do tempo, como qualquer outra instituigao. )
No faso do Cone Sul, as disputas para ver quem ocupa maid espa-:)

go no cenfio internacional -- mesmo sob a 6gide do Mercosul -- pude- I)

ram ser observadas nio s6 nas prioridades estabelecidas p6r Carlos Saul .)

Menem, mas tamb6m p6r Femando Henrique Cardoso na disputa p6r)
uma vaga como membro permanente do Conselho de Seguranga da Or-

ganizagao das Nag6es Unidas.t2 No plano econ6mico os desentendi-l)

mentos se sucedem, como atrav6s das diverg6ncias levadas no keio da-)

Organizagao Mundial do Com6rcio tanto pda fixagao de quotas no se-l)

tor automotivo, quanto em outros setores como os t6xteis ou alimenti.<

cios. Ou sega, dada pMs continuou pensando e agindo primeiramente em13

prol dos interesses individuais, e jogando a culpa em seus parceiros.')
quando a situagao interna se torna dif(cil, como se veriflcou no casa~l)

argentino a partir de 1999 jf no final do governo de Carlos Menem. :l)

Mas se essas diverg&ncias, tanto em termos econ6micos quanto:)

no plano estrat6gico-militar continuam ainda vigorando nesses anosl)

mais recentes, p6r outro lado 6 indiscutfvel que avangos significativos .I)

1: Depois de muitas discuss6es, os governos dos dois parses resolveram nio levantar
maid o problema, mesmo porque os Estados Unidos passaram a se mostrar poucoJ
interessados na reformulagao da instituigao. Ver, p6r exemplo, Marta SALOMON e.lb
Femando GODINHO -- "FHC e Menem selam tr6gua na disputa de vaga na ONU", -)
Fo//za de S. Pau/o. 24 de agosto de 1997, p. 1-4. IJ
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.;Dram conquistados. Pods-se mencionar, desde a criag:io, por iniciati-

('/a brasileira junta a ONU, da Zona de Paz e de CooperagEio no Atlfn-
;ico Sul em 1986, a disposig:io do governo brasileiro em finalmente

:oncordar com o Tratado de Nao-Proliferagao Nuclear, em 13 de julho

Je 1998, com o final do projeto nuclear desenvolvido pda Marinha

(..)m lper6 (no estado de Sio Paulo), polo Ex6rcito na Serra do Cachim-

{loo (no estado do Para, na regiao norte do pals), sqa pda Argentina

(Jesativando o projeto Condor 11, ou ainda polos acordos possibilitando

(-nspeg6es de amboy os lados, submetendo-se bs exigancias feitas pda

{l-q.genoa Internacional de Energia At6mica, pdas reunites entry os
..Estados Maiores das Forgas Armadas argentino-brasileiros, ou polos

(1.3xercfcios conjuntos reunidos os ex6rcitos ora em territ6rio brasileiro

(ira em terras argentinas.

( A visio conspirativa que durante anon serviu de bQssola, orien-

(cando a conduta das chancelarias e do estamento militar de ambos os

parses passou para um estagio secundgrio, mas n3o foi eliminada. Daf

ds retic6ncias para que as Forgas Armadas sejam efetivamente into

gradas. Como disse Guido di Tella 6 impensavel asta situagao: "bata-

Ih6es conjuntos, p6r enquanto, sgo pura fantasia".i3 Etta conduta dove
ser entendida homo um fato dentro do previsto, ja que no cengno nio

>s6 regional homo no internacional, nada 6 imutfvel, apesar dos discur-

sos sobre o aumento da interdepend&ncia e da globalizagao.

: P6r ipso mesmo, politicas de poder vigorosas continuaram sends

.implementadas nos antes 90, sem o manor constrangimento, pdas po-
t6ncias coma a China, a Franca, a Gri Bretanha ou pelos Estados Uni-

(

(

(
r-i3 Cf. Rodrigo Bertolatto - "lntegragao militar comega, mas 6 renta '

Pali/o, 1 1 de maid de 1997, p. 1-3.
('
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dos, seja individual, deja coletivamente quando interesses ditos nacio-.)

nais ou a seguranga internacional se sentiram -- segundo 6 claro suas..,)

avaliag6es muito particulares -- ameagadas. A Franca detonou em 1995

e 1996 na Polin6sia, portanto lange do continents europeu, sein artefatos)

nucleares, antes de encerrar os testes. Para garantir capacidade de dissu-

asio pelos pr6ximos cinqtienta anon, dina o presidents Jacques Chirac

antes de aderir ao Tratado de Rarotonga, que desnucleariza o PacificoJ

Sul. A China procedeu de forma semelhante, pouch se importando com-.)

as press6es e crfticas intemacionais, provindas ngo s6 dos outros gover--:)

nos, como de inQmeras organizag6es nao-govemamentais principalmen-~..J

te aquelas de carfter pacifistas e ambientalistas. Pequim ngo s6 agiral:)
assim, mas tamb6m ameagou utilizar a forma contra Taiwan visandol)

incorporar a ilha aos sous domfnios. -,)

Se into 6 visfvel pouco se podendo fazer, quando se trata de...}
grander nag6es, ou mesmo com outros Estados detentores de tecnolo-

gia nuclear, como a India e o Paquistao, que tamb6m exercitaram seus

experimentos nucleares, no plano regional, id6ntico comportamento 6:)

adotado polos adores de maior capacidade. J '

Destarte, pods-se entender os motivos que t&m ]evando a des-.I)

confiangas miituas entre argentinos, chilenos, peruanos e brasileiros,..J

quando um disses parses anuncia qualquer tipo de aquisig:io ou mo-:)

demizagao de sous equipamentos militares. A primeira provid6ncia.I)
adotada nesses cason, 6 rotineiramente denunciar o vizinho, acusando--)

o de incrementar a corrida armamentista no continents, o que estaria)

contribuindo para um possivel desequilibrio de forgas na regiao, por-:)

tanto colocando em perino a seguranga regional. IJ

Estudo da pr6pria Comfss&o .Econ6m/ca parcz cz .,4mdrfca .La//na)
- CEPAL, inclusive mostrou que a tend6ncia nos gaston em armamen--)

)
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Ctos na regi:io 6 considerfvel. Ao inv6s de decrescerem, com a volta

q. dos regimes democrfticos, as despesas simplesmente aumentaram,

\.,muitas vezes em desacordo com os pr6prios investimentos na area so-

Lcial. De acordo com esse estudo os gastos militares da America Latina

(e do Caribe atingiram a cifra de ''25 bilh6es de d61ares, em meadow

(ios anos 90, tendo a participagao media no gasto dos governor cen-

(,trais na regiao alcangado 9,7%. Os governos centrais da regiao gastam

('em togo de um d61ar em defesa para cada 1,1 d61ar de gasto direto na

(:educagao e 0,9 d61ar em saQde". Em termos percentuais do produto

(linterno bruto, no perfodo compreendido entry 1990-1995, a Argentina

Cgastou 1,5qo, o Brasil 1,2qo, o Chile 3,3%, o Uruguail.8% enquanto o

(I Paraguai destinou 2.2% de seu PIB para as despesas militares.i4

( Para Oscar Camili6n, entio ministro da Defesa argentino, os

(I.;'governor do continents devem adotar medidas para incrementar a

( confianga e a seguranga atrav6s do conhecimento recfproco dos pianos

(.militares no continents". Mas ao participar na Primeira Reunigo de

CCiipula Hemisf6rica de Ministros da Defesa, realizada na cidade de
{:Williamsburg, no estado norte-americano da Virginia, em julho de

C.1995, chamava a atengao para a integragao dos blocos prevista para

C2005. Dizia ele que ''isto n:io era apenas um detalhe, mas sim um mar-

co que tamb6m reclama conseqii6ncias no campo da defesa, jf que

ctodo processo de integragao regional tem implicag6es na defesa".i5

Bode-se perceber p6r sous pronunciamentos que, apesar de se tratarem

(:de assuntos econ6micos, a atengao para as quest6es de defesa e de se-

(

.i4 Today as cifras mencionadas foram retiradas do texts de Eugenio LAHERA e
Marcelo ORTUZAR "Gasto militar y desarrollo en America Latina", Reals/a de /a
Cara/, Santiago/Chile, n.' 65, agosto de 1998, p. 15-29.
[s Cf. "Planes militares a la recfproca", .E/ Z)fargo gz/ar/o Porter, 26 de julho de
1995,
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guranga nio pods ser negligenciada devendo, portanto, tomar-se
as-J

-'-\
devidas precaug6es. ~l:

No mesmo ano, os militares argentinos sentiam-se um tanto in '

comodados com noticias vindas do Chile, quando se divulgou que c,-J

governo da Casa da Moneda pretendia fabricar o missil Rayo, com--J
alcance de 40 qui16metros, em conjunto com o governo britinico. -J

P6r outro lado, autoridades argentinas divulgavam que tail notil-''

das nero Cram tgo alarmantes ja que possuiam o sistema Palmaria, ouJ

sqa, um canhio de 155 mm acoplado sobre chassis de tanque argenti-
na mediano, com alcance de 37 qui16metros, o que shes conferia, as-.

sim, paridade militar nesse terreno.'' -'J

Esta informagao, na realidade, trazia certo grau de ansiedade;J

porque em margo daquele ano, haviam chegado a base de Antofogas-

ta, no Chile, 25 novos Mirage comprados da B61gica, tendo fido a-)
nunciado que o governo chileno tinha, ainda, pianos para adquirir I '

16 ou F 18 dos Estados Unidos, Grippen suecos ou os Mirage 200(,.

franceses, para substituir os antigos A-37. E into faria parte de un.-J

plano de reequipamento que dada prioridade a aquisigao de unidades

de assalto helitransportadas, e na aviagao militar.' ' -J

A possibilidade de aquisigao disses avi6es inquietava fortemen-

te o governo argentino porque o ''Chile ja dispunha de circa de cin-.

qiienta avi6es de combats de primeira linha, enquanto a Forma A6reaJ

Argentina ainda nio se tinha recuperado polos danos sofhdos na guer-
ra das Malvinas''.i8 Um dos temores de Buenos Aires 6 que asta atitu-

16 Cf. Luis Garasino -- "Los militares se preocupan por el desequilibrio regional"l.)
C/Grin, 08 de outubro de 1995. ,;

18 Cf. Daniel SANTORO -- "Chile anunci6 que comprara 15 aviones supers6nicos"l:)
C/aran, 09 de outubro de 1996. , ..
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(.-de de Santiago era fruto da nio resolugao do problems relacionado

(.com a regiao dos gelos, cuJO tratado ainda nio fora ratificado p6r am-

Coos os parses. Em maid de 1996 o Ex6rcito chileno tamb6m mantinha

Cdisposig5o em renovar deus tanques, adquirindo 150 unidades ale-

(mis.19 Preocupado Carlos Menem manifestou saas ansiedades para o

presidents Eduardo Frei, quando se encontraram na reunigo de ctipula

(.Ido Grupo do Rio realizada em agosto de 1996.20

(I Enquanto into se sucedia, os governos chileno e argentino deci-

(-diam criar um Comity Permanente de Seguranga que teria come pro-

$p6sito fixar uma agenda de trabalho, visando aprofundar mat6rias nes-

c' sa area.2i Ao mesmo tempo Buenos Aires ngo se descuidava, tamb6m,

\'.em solidiHlcar relag6es com os Estados Unidos, recebendo deste prio-

)ridade no tratamento regional, em virtude, possivelmente das polfticas

;. adotadas pda Casa Rosada em participar das operag6es intemacionais

i-comandadas pda ONU, tendo enviado maid de 1.600 soldados para

.oa(ses em conflito como o Chipre, o Haiti, o Kwait, entry outros.

C; Etta polftica preferencial demonstrada polo govemo norte-

Camericano privilegiando Buenos Aires teria, como se veda depois,

(-eflexos imediatos. O Chile que tinha intengao de adquirir os F16 dos

CEstados Unidos para equipar sua Forma A6rea anunciou, agora, sua

=iisposigao de comprar outro tipo de equipamento, desta vez dos euro-

Cpeus. Como resposta, o govemo de Bi]] Clinton viu-se forgado a sus-

C.pender o embargo de armas para a America Latina, tends tanto ele,

9 Cf. "EI Ej6rcito chileno anunci6 una compra de 150 tanques alemanes". .E/ pro-
fs/a Comercia/, 10 de maio de 1996.

r-20 Cf. Daniel SANTORO, op. Cit. Cf.
t'- zi Cooperaci6n entry Argentina y Chile", SER 2000, n.' 9, junho de 1996.
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quando o Secretgrio de Defesa William Perry falando sobre a disposi-~l)

gao de os Estados Unidos estudarem a possibilidade de, em alguns

cason, coder armamentos altamente sofisticados, mas sem incentivar a

corrida armamentista na America do Sul." ~-'/

Mesmo uma proposta de construir um organismo de seguranga.

com o Brasil, abrangendo os demais parses do Mercosul foi levantada~

p6r Oscar Cami[i6n. A viabi]izagao de ta] acordo entretanto enfrenta--

ria obstfculos desde aqueles relacionados com a restrigao orgamenta-~

ria, jf que cflculos iniciais estimavam a necessidade de gastos da or-~

dem de polo menos 100 milh6es de d61ares nests proleto, at6 as ren-'

c6ncias do chanceler brasileiro Luiz Felipe Lampr6ia que, em visita au

Buenos Aires, em 20 de fevereiro de 1996, declarava ser asta iniciati:l-/

va ainda muito precoce."

O tema da defesa era igualmente abordado polo senador Eduar--

do Pedro Vaca que propunha para seu paid que "o sistema de Defesa-'i

Nacional em concordfncia com a polftica de integragao regional terra

de observar uma concepgao estrat6gica defensiva baseada na dissua-

sio convencional e no equilibrio cooperativo". Para o senador o fema
da defesa nio dove ser esquecido, porque hf ''uma irrenuncifvel obri-

gagao do Estado Nacional de defender o povo argentino ''."

Embora alguns setores das Forgas Armadas ainda continuassem-

a raciocinar sob os parametros antigos, considerando a possibilidade-/

de choques entry argentino e brasileiros, e defendendo que as hip6tese'-'l

)

)

22 Cf. "Dura advertencia de la Armada", C/aria, 03 de outubro de 1996 .-...
23 Cf. Alfredo CANEDO "La cuestion militar com Brasil", ..4mbf/o Financiers, I '-./
de fevereiro de 1995. ll)
24 Cf. Eduardo Pedro Vaca -- "Lineamentos de politica de Defesa" (Comunicaci6n
Exped. S -1023/96), Cimara dos Deputados. -'
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Lde conflito tradicionais deveriam ser levados em conta, o presidents

Ci\menem e o tenente general Martin Balza em novembro de 1996 dizi-
(am claramente aos novos chefes de unidades do Ex6rcito que isto nio

(era maid motivo de preocupagao, podendo-se descartar qualquer ten-

(\J6ncia nesta diregao.25

( Como 6 compreensivel, os pailses maid limitados como o Uru-

(guaie o Paraguai, como parceiros menores do bloco, face a impossibi-

(lidade de desenvolver polfticas de poder efetivas frente aos sous doin

(brandes vizinhos, tem se mantido a margem de disputas, p6r influen-

cias no cengrio regional.

C A percepgao que cada pals tem de sua presenga seja em cenfrio

(:Dais restrito, seja no cent'io maid ample, como se saba este direta-

-.dente condicionada pdas capacidades de projegao de seu poder. Co-

C.no os indicadores territoriais, demograficos, militares e econ6micos

(gio nitidamente desfavoraveis, comparativamente, as demandas de

{IJruguaie Paraguai estiveram maid voltadas para o encaminhamento e

(I,esolugao de sous pr6prios problemas no imbito dom6stico, p6r e-

Cxemplo, no caso paraguaio com recaidas dos princfpios democrfticos.

(.)u do Uruguai, mais interessado em manter seu padrao s6cio-
(Jcon6mico procurando, pragmaticamente, usufruir dos beneffcios que

(ds condig6es favorfveis da integragao do Mercosul Ihe podem frazer.

C= Todos essen exemplos, at6 agora mencionados, tiveram como 6ina-

.idade apenas mostrar que, apesar das grander transfomlag6es nos cenirios

(I.iamento dos parses sul-americanos, bem como no resto do mundo.

/'5 Cf. "Menem: no existen hipotesis de conflicto", Z,a ;Vacf6n, 22 de novembro de
]996
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Nio se tratou aqui de apostar no conflito, mas simplesmente del

ponderar que um peHodo relativamente curto de cinco ou dez ands, ain:

da que sob novak conjunturas, 6 insuficiente para que todas as concep-:

gees de mundo at6 entlio vigentes sejam completamente substitufdas.
Ademais, os conflitos continuaram existindo em todo o planeta>

as desigualdades n8o forum reduzidas e os Estados Nacionais torna-

ram-se mais protecionistas do que antes, municiando-se para defen '-

der-se contra os efeitos negativos da globalizagao -- conspirando con--J

tra a id6ia rotineiramente divulgada de sua perda de fungao, dai sua-/

desnecessidade. Nio devemos nos esquecer, ainda, que os militares de-

alta patents, responsaveis pda defesa e seguranga de todos os parses,J

tiveram sua formagao e preparagao durante o clima da guerra fha, so-l
frendo today as suas influ6ncias e tendo toda uma vida professional de

tr6s ou quatro d6cadas sob conceitos antigos, diHceis de serum muda '

dos de um instante para outro. Ou sqa, ja Cram coron&is ou generais-J

quando findou o conflito Leste-Oeste, mas foram socializados com os-

mesmos valores que permearam todo aquele periodo. J

O problema da seguranga das fronteiras e as politicas de reequi:-/

pamento e modemizagao das Forgas Armadas caminharam, assim, pa-.

ri passe, is novas modalidades de atuagao de grupos solidamente or-

ganizados que passaram a colocar de sobreaviso todos os parses dz-J

regiao.

Como veremos a seguir, apesar de estes novos agentes nada teJ

rem a ver com aquelas diverg6ncias que durante d6cadas permearan--

as relag6es sul-americanas, o que deveria, em principio, facilitar a a ')

dogao de polfticas comuns contra o mesmo inimigo, nio foi exatamen--.)

te isto que aconteceu, polos motives que agora passaremos a discutir. -J

)
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CA SEGUjiANGA NO CONTEXTO ATUAL

r. Ao dado dos tradicionais tomas - fronteiras, armamentos, guer-
ras, disputas econ6micas -- que sempre ocuparam a agenda dos po/fcy

:makers de todo o mundo, as duas Qltimas d6cadas trouxeram a cent

.outras preocupag6es, como o trfflco de droga e o terrorismo. Tio ou
}nais difTceis de serum combatidos do que as at6 entio existentes, es-

.ses novos desafios trouxeram problemas de complexa solugao, e que

.se tornam maid complicados a medida que as discuss6es avangam ou

\"' as decis6es politicas sgo tomadas.
As modalidades de atuagao de grupos envolvidos com o trffico

Lde drogas e com o terrorismo no cenfrio dom6stico, regional e inter-
C nacional, na maier parte das vezes is ocultas, de maneira nio conven-

(. cional, converteram-se em alvos de atengao cada vez maiores, com os

Cgovernantes mostrando-se quash que impotentes perante essas situa-

Cg6es, nio sabendo coma combats-1os eficazmente. Embora sempre
Cocorressem, eases assuntos passaram a assumir intensidade cada vez

Cmaior com o passar do tempo, convertendo-se nas quest6es centrais
C.ios anon mais recentes em todo o mundo.
C Antes de abordarmos o faso especifico do Mercosul, vale a pena

(.:acer algumas braves considerag6es sabre esses tomas. Certamente
f)xistem iniimeras discuss6es sobre o que se dove engender p6r trffico

C=ie drogas ou terrorismo. Amboy, como se babe, s5o tamb6m manipu-

('aveis em sua parte conceitual.

C A id6ia vigente de narcotrafico, p6r exemplo, 6 de origem norte-
('-americana, quando em 198 1 a administragao do entlio presidents Ro-

(-nam Reagan cunhou o pr6prio tempo, passando a colocar em uma

(-mesma categoria, coisas distintas."

\.20 CF. Rosa del OLMO -- "Drogas: distorsiones y rea]idades", ]Vueva Soc/edna, Ca-

C

/

/

C
( 31

C

C



Como bem champ a atengao diversos autores que t&m trabalhado ')

com o assunto, a Casa Branca "atrav6s de uma hfbil campanha dos...J

meios de comunicagao n5o somente converteu o narc6tico em sin6ni-

mo de cocaina (apesar de nio s6-1o), mas tamb6m fez com que ele fos-J

se assimilado na linguagem quotidiana, como o in/mfgopP"/ncipar '. Asl)

implicag6es deste conceito sio 6bvias: ''passam a ser incluidas na ca-

tegoria narcotrffico desde camponeses que cultivam as plantar coma

sous antepassados, h£ s6culos, at6 governor ou guenilheiros latino-:)
americanos, segundo o faso, sem diferencia-los"27, ''com o qual se)

generaliza o timor e se criam expectativas nio realistas, motivando

solug6es impossrveis" 28 )
Distorce-se assim a realidade, de tal maneira que "todos sio culpa--)

dos do problems de consumo de cocaina nos Estados Unidos e, de passa-

gem, dos prob]emas econ6micos ou de vio]6ncia na America Latina''.29 :)

Desta forma o "narcotrffico (leia-se cocaina) paisa a ser condi-)

dorado como um perigo econ6mico e uma ameaga a estabilidade polf-

tica e a coesio social" so. O narcotrffico assume, sob este prisma, umal)
dimensio imensurfvel, passando a ser responsavel p6r todos os pro-)

blemas que afetam a America Latina, ja que ''o poder econ6mico dost)

narcotraficantes, sua penetragao no sistema politico e no aparato jurf-

dico-constitucional constituem uma ameaga para a estabilidade gera-..)

racas/Venezuela, n.' 102, julho/agosto de 1989, p. 90. a..x

28 Cf. Grant WARDLAW, "Linkages between the illegal drug traffic na terrorism"jl)
Conference on International Drugs: Threat and Response, Washington, DC, 1987,-\
apud OLMO, p. 90. -'r
29 Cf. Rensselaer W. LEE - "The Latin American Drugs Connections", .fqorezgz

Po/icy, n.' 8 1, 1985/1986, apud OLMO, p. 90. ,-'\
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Cda economia e da sociedade''3i. Afetaria, desta forma, a seguranga re-

('gional, estando o continents totalmente a deriva, sem o funcionamento

(. adequado de qualquer instituigao.

(I O significado de terrorismo tamb6m sofreu modificag6es. N8o

(.]a dtividas sobre o que se dove entender pelo tema atualmente. O ter-

-orismo 6, pois, percebido como forma nio legftima de atuagao utili-

Czada p6r grupos que nio aceitam as regras do jogo nas disputas de po-

C:ier. Estas iltimas se dariam via instituig6es de representagao, p6r e-

.{emplo, atrav6s dos pr6prios partidos politicos, ou grupos de pressao,

CSendo que os terroristas ao agirem clandestinamente atingem alvos e

Cpopulag6es avis, motivo polo qual t6m sido discriminados em quash

C:odas as panes do mundo.

C Tal forma de encarar o problema implica em aceitar que asta de-

Crinigao de terrorismo -- como dizia o ministro do Interior argentino,
("':arlos Couch, ao abrir a 2' Confer6ncia Interamericana de Luta Con-

(Hla o Terrorismo, realizada em Mar del Plata em novembro de 1998, -

f"nao inclui as quest6es de politica intema (que dizem respeito exclu-

(.sivamente a autodeterminagao dos Estados), mas apenas os crimes

(":ometidos p6r organizag6es internacionais"."
f- As conseqU6ncias deste tipo de conceito sio visfveis. Em primeiro

f'lugar, isentam os govemantes dos parses que, em regimes de excegao,

( utilizam-se dos aparatos repressivos para se manterem no poder, prati-
.candy o tenorismo de Estado. Em segundo lugar, desconhecem as rei-

vindicag6es de povos oprimidos que procuram constituir-se como novos

r...Estados, ou terem reconhecidas suas demandas, e que face is disparida-

(}i Cf. John AULD, N. DORN & N. SOUTH "Heroin now: bringing it all back
homes", you//z & Po/fcy, n.' 4, 1984, apud OLMO, p. 90.

P....32 Cf. Maurfcio Santana Dias - "Americas tentam contcr terrorismo", ];'o/ba de s.
Paz//o, 23 de novembro de 1998, p. 1-10.

C

C

( 33

C

(



des de forgas s6 conseguem agir de outras maneiras evitando o confron.)
to direito com as forgas organizadas do Estado que combatem. )

P6r outro lado, o conceito tamb6m desconsidera as realidade..)
existentes no sistema internacional, ja que poderosos Estados, quando)

t6m sous interesses contrariados bombardeiam cidades e parses enl)

prol de uma concepgao de mundi, atingindo alvos e populag6es civil
como nos castes da Bosnia Herzegovina, do Iraque e do Kosovo, apec)

nas para lembrar alguns exemplos, sem que nenhuma provid6ncia seji:)
tomada contra des. .)

O que se vai entender p6r terrorismo, igualmente depends de col)
mo se consideram legitimos ou n5o -- de acordo com os interesses da)
Brandes pot6ncias, - os motivos que levam detemlinados agentes a atua..)
desta forma na busca de suas reivindicag6es. Assim, a imagem const:ru )

fda sobre os terroristas 6 de que des precisam ser exterminados, porquql

ao agirem is escuras ngo combatem segundo as regras do jogo. I)
Conforme as conveni6ncias e os momentos, os conceitos mudair

radicalmente de sentido. P6r exemplo, enquanto o lider palestino Yasse: )

Arafat falava na constituigao de um territ6rio para seu povo, utilizan)
do o recurso da guerra, sempre foi considerado tenorista polo Estadr '-

israelense. Mas nos anon 40, maid precisamente em julho de 1946.3

quando os depois Ifderes de Israel, entry os quais Menachen Begin qup)

chefiava o grupo Irgun, ou Organizagao Militar Nacional, explodiraiP)
o Hotel Rei David em Jerusa16m, local controlado polo governo brita -

nico, matando 91 avis, este pesto foi considerado como forma de atu-)
agro legftima para pressionar o mundo e chamar a atengao para a ne-)

cessidade de um territ6rio para o povo judeu.s3 Reivindicag6es, alias.

33 Cf. O ,Es/ado de S. Pau/o, 02 de julho de 1996, p. A-10 e 21 de julho de 1996, p
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CI.Dais do que justas, e que deveriam ser igualmente aplicadas n5o s6

los demais habitantes da regiao, mas a todos os povos que fazem igual

Capo de demanda no mundo inteiro.
(I Como se pods constatar, sio utilizados crit6rios diferenciados

C)ara se analisar e aplicar formulas para resolver problemas semelhan-

Ces, de acordo com os interesses do moments e com as capacidades do

CLgentes envolvidos, sejam des Estados ou grupos.

C Da mesma forma que estes assuntos t6m assumido importancia

C;rescente, ao lada dos demais tomas tradicionais, na paula de todos os

parses, nada mais natural, portanto, que nesta parte do continente

C;omportamento semelhante fosse adotado. Assim, com o arrefecer das

(I.:ivalidades estrat6gico-militares entry brasileiros e argentines, o trffi-

Cl;o de drogas, principalmente, passou a se converter no arvo maior de

Citengao regional, no que diz respeito a seguranga n5o s6 de coda pats

C.ndividualmente, mas do Mercosul coma um todo.

C Como sempre aconteceu em todos os tomas, apesar de os quatro

Cpaises membros do mercado regional serum igualmente afetados, as

C.espostas para resolver os problemas nio t6m fido coincidentes. As

C/isles t6m sido distintas, de acordo nio s6 com as disputas internal de

C;ada pars, mas tamb6m conforms a filiagao que coda um doles apre

C;enta em sua relagao com o parceiro gigante das Americas, os Estados

CUnidos. Coma interessado maior, Washington, como sempre fez, tenth

Clmpor sous pontos de vista para a regiao, procurando estabelecer poli-

C:icas para todos, e querendo militarizar a luta contra os traHicantes de

CJrogas e os terroristas.

C Em alguns parses da America Latina que se encontram maid afi-

Cnados com a visio norte-americana de resolugao de problemas, o trf-

(ISlco de drogas se converteu em tema de seguranga nacional. E o casa,

C

(
35C

C

C
f



p6r exemplo, do Mexico e das nag6es caribenhas, da Bolivia, do Peru.)

da Venezuela e do Brasil, enquanto nos demais parses, as abordagen.
sio diferentes.34 :l)

As instincias responsaveis polo combats ao problema tamb6m dil)
ferem. Enquanto na Argentina nio se chegou a um consenso sobre tl)

utilizagao das Forgas Amiadas para fazer frente ao narcotrffico, no Bra)
sil as discuss6es se sucedem, embora, os altos esca16es militares tenhan

se posicionado contrgrio a participagao nests tips de atividade, alegandcl)

n8o ser o seu paper, nem estarem devidamente preparadas para tal. )
Juntamente com o Mexico e o Chile, o Brasil tem se manifesto.)

do contra a criagao de um organismo continental de defesa contra c. )
trffico de drogas, como desejam os Estados Unidos. Ao inaugurar tl)
Reuniio de Capula de Ministros da Defesa do Continente, realizadi)
em Bariloche, em outubro de 1996, o ministry da Defesa argentin(1)

Jorge Dominguez manifestava-se claramente a favor de cooperagat)
com os Estados Unidos, "mas preservando o respeito a soberania"." )

Etta ressalva nio era feita gratuitamente. Continuamente o go .:)

verno norte-americano tem pressionado para que sejam criadas instinl:)

das que uniformizem o combats tanto ao trffico de drogas quanto at..

terrorismo. Em meadow dos anos 90, p6r exemplo, dentre outros pail)

ses, o Brasil rqeitou a id6ia de terrorismo internacional, da mesm.I)
fomla que se manifesta contrfia a organizag6es para resolver essen)

problemas no continents. Ou sqa, aceitar a concepgao nortel)
americana, signinica abrir a possibilidade para que os Estados I.Jnidos...)

34 Cf. Paz V. MILET(ed.) - marco/rc!#co y.sega/rfdad en .4mdrfca farina y e/.Carl,...
be -- /}:Horne ,Especia/, S6rie "Paz y Seguridad en las Americas", Flacso/Chile e W '-/
Wilson Center, n.' 15, dezembro de 1997. Ver "lntroducci6n", escrita p6r Francisc(.)
Rojas ARAVENA e Paz V. MILET, p. 5-8. ,-\
35 Cf. "Dura advert&ncia de la Armada", C/aran, 03 de outubro de 1996. ''-/
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.sm noms da seguranga, interfiram em qualquer pats da regiao, rom-

pendo formalmente com a soberania dos mesmos.

C As dificuldades enfrentadas polos pai.ses da regiao para dar con-

ga dos problemas adequadamente, s8o visiveis tanto pdas diverg6ncias

(/erificadas ao navel interno de cada pats, quanto nas prioridades que

:ada um doles dedica aos tomas. Para o Brasil a questao do narcotrffi-

C=o 6 de puma importancia, enquanto o terrorismo 6 apenas tratado late-

C.almente. Ja para os argentinos os doin assuntos sio importantes.

(: No cano brasileiro, o terrorismo nio se fez presents no cengrio

politico nacional, ao contrgrio do que se sucedeu em Buenos Aires
C.quando atentados atingiram a Embaixada de Israel em 1992 e a Asso-

C=iagao Mutual lsraelita Argentina (AMMA), em 18 de julho de 1994,
iausando nests iiltimo casa em torno de uma centena de mortos.

CI Mesmo ngo tendo sido atingido, into nio quer dizer que as auto-

tridades brasileiras nio se tenham mostrado sensfveis ao tratar o tema

(do terrorismo inclusive em fungao das press6es argentinas. Depois do

atentado atingindo a AMIA, e ngo tendo encontrado os responsfveis,

.o govemo argentina passou a criticar abertamente o Brasil alegando

que este mostrava pouca vontade para colaborar com as investigag6es,

lvisando solucionar aquele crime. Os motivos das cHticas eram centra-

dos no fate de que o Brasil nio estaria vigiando suficientemente a re-

.ciao da triplice fronteira, onde estariam concentrados grupos terroris-

.-tas como o Hezbolah.

Segundo o secretgrio de Intelig6ncia da Argentina, Hugo Anzor-

reguy, a exist6ncia do Mercosul se transfomlava em um elements

(:omplicador para resolver problemas da magnitude do terrorismo. Ao

Cparticipar de semingrio sobre "A Ameaga do Terrorismo Fundamenta-
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lista '', promovido pda AMIA, descontente com a n8o resolugao dc-J

atentado de julho daquele ano, Anzorreguy dizia que a nio identifica-

gao de pessoas que transitam nas fronteiras entre Argentina, Brasil{

Uruguaie Paraguai facilitaria a aWaD de grupos extremes."

As dificuldades Cram agravadas porque para qualquer tipo dcu

operagao conjunta envolvendo os parses da trfplice fronteira Cram nei

cessfrias vgrias articulag6es entry pelo menos duas instancias, comcil;

as Chancelarias e os respectivos Minist6rios da Justiga.''

Contudo o governo argentina, p6r interm6dio do vice-chancelei

Fernando Petrella rqeitava a participagao do servigo secreto israelen;

se nas fronteiras do Cone Sul, como desejaria o presidents da Comis;

sio de Defesa do Parlamento de Israel, Or(.38

As press6es norte-americanas e argentinas, polo que se pods

constatar depois, dariam resultado. Tanto 6 assim que em margo dd

1996 anunciava-se que a Argentina juntamente com o Brasil e o Pa;

raguai assinariam um acordo antiterrorista para patrulhar as frontei;

ras comuns. Carlos Couch, ministro do interior argentino dina na{

quela ocasiio que "nossos parses decidiram eliminar os santufriosl
ffsicos do terrorismo e do narcotrffico", referindo-se a intengao de.
eliminar os grupos terroristas identificados com o fundamentalismd
islfmico."
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36 Cf. Santa MOSSRI - "Mercosul favorece o terrorismo diz Argentina", J;'o//za clfl)

S. Paz//o, 19 de dezembro de 1994, p. 2-8. :)
s7 Cf. Daniel BRAMATTI -- "Brasil define acordo antiterror", Fo//za de S. Pau/o, 30,-...
de abril de 1996, p. 1-12 '-'/
38 Cf. Sonia MOSSRI, op. Cit. I)
39 Cf. Denise Chrispin MARIN - "Parses assinam acordo antiterrorismo", J;'o//za can-s
S. Pau/o. 19 de marco de 1996. o. 3-3. '-/
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C Na pratica esse acordo possibilitaria o livre trinsito de agentes

Cederais nos parses signatgrios, agilizando as opera96es, e resolvendo

ma das maiores dificuldades encontradas at6 aquele momento."

C Para o ministro Couch n8o havia problemas com as fronteiras

(I.rgentinas, mas o mesmo ngo poderia ser dito no que tango ao caso

(:,araguaio-brasileiro, olde existiria uma ''aus6ncia de controls'', com
C ''conseqUente crescimento de grupos guerrilheiros islimicos em

C:iudad del Leste e Foz do lguagu ''.'

C P6r isso, se falava agora na criagao de uma comissio para inves-

Cigar a atuagao de terroristas na tHplice fronteira, mas desta vez, am-
Ciliando as instAncias envolvidas, como a Polfcia Federal, Forgas Ar-

Cnadas e Minist6rio das Relag6es Exteriores.42 Em margo de 1998 os

C,uatro poses do Mercosul estabeleciam, delta vez, um plano gerd de
Ceguranga para a fronteira triplice. Conforms este novo plano, syria
C,dado um ''sistema 6nico de controle na lavagem de dinheiro,

C Os exemplos at6 aqui tomados servem para mostrar que a solu-

Cao dos problemas relativos tanto ao trfHico de drogas quanto ao terro-

Clismo ngo seriam solucionados apenas polo fato de assinarem acordos

C criarem comiss6es quase todos os ands. Os interesses envolvidos,

C .em como a incapacidade ou "ma vontade" que os parses do Merco-

C ul, individual ou coletivamente, demonstraram nos 61timos anon, a-

CJenas reforgam a id6ia de que faltaram politicas mais firmed, melhor

.rticuladas e sobretudo vontade polftica para realmente reduzir a atua-

Cao dos grupos que t6m agido no Cone Sul.

'o Cf. Daniel BRAMA'lTI, op. Cit.
Cf. Leo GERCHMANN "Argentina busca terroristas no Mercosul", .lb//za de S.

'az//o, 25 de novembro de 1997, p. 1-12.
!2 Cf. Mariano COMPARATO - "Mercosul teri aWaD conjunta antiterror" , Fo/ha de
n'. Pau/o, 27 de novembro de 1997, p. 1-18.
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CONSIDEjiA96ES FINALS )

Ao longo do tempo as preocupag6es dos parses que comp6em o
Mercosul mudaram de enfoque. Se no primeiro memento, antes doll)

anos 80, a 6nfase bfsica era remetida a questao do anticomunismo tl)

dos contenciosos brasileiro-argentinos, com as rapidas transfom)agee.

do cenfrio mundial, outros itens passaram a merecer atengao dos diriJ
gentes e preencher a paula dos governos da regiao. -/

Apesar de novos itens serum acrescentados, como o trffico de '

drogas e o terrorismo, os outros que diziam respeito nio ao anticomu:

pismo, mas is desavengas junto is fronteiras e is polfticas de rearma-:

mento ou modernizagao das Forgas Amiadas continuaram existindo. *<

As ameagas de desestabilizagao da regiao, afetando a seguranga;

regional, foram de um lado neutralizadas polos processor de integra;

gao entry estes parses. Mas, p6r outro lada, o trffico de drogas prati-

camente alcangando todas as esferas da sociedade e penetrando enl)

todas as instfncias de poder disses parses trouxe perigos maiores cord

rompendo instituig6es e autoridades, tornando-se quash impossivel se-

resolvido satisfatoriamente. l:)

As diverg6ncias verificadas nos Qltimos anos, tanto em termo")

internos, quanto na dificuldade para compatibilizar .interesses extern)
nos, e envolvendo dais ou maid parses simultaneamente, a16m da exl)

tensio das rides principalmente do trffico de drogas, tem se convertil)

do nos motivos maiores para o fracasso at6 agora verificado. )
O exemplo brasileiro 6 muito ilustrativo a este respeito, com'l)

pode ser verificado recentemente, em abril deste ano. A ngo coinci)
d6ncia de interesses e as diverg6ncias ehtre as instincias responsavei.I)

)
)

)

)
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q)elo combate ao trffico de drogas, n3o se definindo exatamente quem

Jove ter a prioridade sabre o assunto, tem)inaram p6r resultar na que-

(aa do proprio Ministro da Justiga, Jose Carlos Dias, a qual este subor-

\uinada a Polfcia Federal (linha de frente contra o trffico de drogas) e

de Walter Maierovitch, responsavel pda Secretgria Nacional Antidro-

1lgas, envolvendo o general Alberto Cardoso, chafe do gabinete de Se-

!uranga Institutional da Presid&ncia da Rep6blica.

; A morosidade com que as decis6es e as agnes t6m fido imple-

;nentadas tanto interna quanto externamente contribuiram, ainda, para

f.-oiorar a situagao, devendo-se levar, tamb6m, na devida conta que nio

laecessariamente o que era prioritgrio para um pats era para outro. Coma

- pr6pria imprensa costuma apontar, o govemo brasileiro, p6r exemplo,

flao faz a mesma avaliagao que os Estados Unidos para os problemas da

C:gino. Assim, Brasilia considera que Washington da "demasiada im-
C ortfncia ao combate ao terrorismo no continents, sendo que este tips

Ce delito nio 6 prioritgrio na area de seguranga intema do pHs, ao con-

C;brio do narcotrffico e dos crimes contra o meio ambience"."

C Mas, sem qualquer d6vida, o receio que os parses t6m de que

Csses tomas, da mesma forma que outros foram nas d6cadas passadas,

(:,ossam converter-se em pretexto para uma atuagao maid agressiva dos

Clstados Unidos na regiao, para salvaguardar a seguranga regional e

Continental, tem feito, com que bem ou mal, individual e coletivamen-

C3, os parses membros do Mercosul denham se dedicado a discutir e

C,olocar na agenda do dia essay preocupag6es. Talvez nio com a dedi-

C agro e urg6ncia que as mesmas demandam, e muito menos a Justiga e

.)3 Cf. Augusto GAZIR - "Comity da OEA unificarg polfticas antiterror", /'o//za de
\b '. Pau/o, 23 de novembro de 1998, p. 1-10.

C

/

/

r

C
41('\.

C

C
r'



os demais poderes t6m agido com a rapidez possivel e necessgria parte)
inibir e dar conga disses novos desafios. Que certamente s5o mais pe

rigosos e subs, afetando a sociedade coma um todo de cada um desseJ

parses, convertendo-se, portanto, em ameaga permanente para sua sel)

guranga nacional e para a seguranga regional. )
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