
A GLOBALIZA~AO E A COMUNIDADE DE NA~()ES

Pode-se afirmar que a Globa-
liza<;ao,na Comunidade de Na<;6es,
foi implementada, a partir de 1989,
quando a Bipolaridade de Poder
deixou de existir; com a desestru-
tura<;ao poiitico-institucional da
Alian<;aOriental, liderada pela Uniao
das Republica Socialistas Sovieticas
(URSS).

A Bipolaridade de Poderdominou
as rela<;6esinternacionais durante
quarenta e cinco anos, impos-
sibilitando que a Globaliza<;aoFosse
incrementada, tendo em vista a
predominancia da problematica
ideol6gica, em detrimento dos
interesses nacionais, bilaterais e
multilaterais.

A p~rtir de 1990, a Multipo-
laridade de Poder passou a predo-
minar nas rela<;6es internacionais.
Os interesses comerciais passaram a
dominar os entendimentos inter-
nacionais. As guerras regionais e
perifericas, foram sendo, paula-
tinamente aplacadas. Os entendi-
mentos superaram as disc6rdias.
Os parsespassaram a constituir uma
nova ordem internacional politica e
econ6mica 1,- alicer<;ada na diplo-
macia, nas negocia<;6es, bilaterais e
multilaterais.

A Alemanha conseguiu a sua
unidade polftica. Inclusive parses
diminutos no cenario internacional,
como 0 lemen, tambem conseguiu
a unidade nacional. 0 Estado de
Beligerancia foi arrefecido com a
derrota militar do Iraque, causada
pelas'na<;6es ocidentais lideradas
pelos Estados Unidos da America,
depois da invasao e anexa<;ao
politica do Kuweit, em meados da
decada, na opera<;ao denominada
Tempestade do Deserto.

Outrossim, os EUA e 0 Vietna,
inimigos hist6ricos por tres decadas,
resolveram equacionar as diver-
gencias, normalizando as rela<;6es
diplomaticas bilaterais. Fato seme-
Ihante ocorreu no Cambodge e Laos,
a antiga Indoch ina Francesa.

Governos ditatoriais como 0 de
SaddamHussein,no Iraque;Muammar
EIKadhaffi, na Libia; Fidel Castro, em
Cuba; Kim )ong II, na Coreia do
Norte, e tantos outros, foram isolados

politicamente, no contexte das rela-
<;6es internacionais, e mergulha-
ram em graves crises sociais e po-
Ifticas. Ao mesmo tempo, a
Globaliza<;ao ganhava espa<;o in-
ternacional, pautada no trin6mio
- Integra<;ao, competitividade e
complementaridade.

As na<;6esreconheciam cada vez
mais a impossibilidade de superar
obstaculos internos e internacionais,
defendendo interesses individuais.
Os interesses coletivos ocuparam
lugar de destaque no cenario regio-
nal e mundial. Por conseguinte, a
Interdependencia suplantou sobe-
jamente a auto-suficiencia. As Van-
tagens Comparativas Relativas, tao
apregoadas por David Ricardo na
fase inicial da Revolu<;aoIndustrial,
no inrcio do seculo XIX, ganhou
nova roupagem, permitindo que
p rocessos estag nados de Un iao
Econ6mica fossem reativados, de
forma realisla.

Dentro deste contexto, surgiu
o Mercado Comum do Cone Sui
(MERCOSUL), na America do Sui,
em substitui<;ao 11 ALADI (As-
socia<;ao Latino-Americana de
Integra<;ao), de 1980.

o fim do bloco socialista do
Leste Europeu, possibilitou que as
na<;6esocidentais da Europa, redi-
recionassem seus investimentos para
esta parte geogrMica do continente,
com a finalidade de integrar parses
como Pol6nia, Republica Tcheca,
Repu- blica Eslovaca, Romenia,
Hungria, Bulgaria, Let6nia, Est6nia,
Lituania e Ucrania, na Comunidade
Econ6mica Europeia (CEE),ate 2005.

Os blocos econ6micos regionais
passaram a ser priorizados, em
detrimento de tentativas globais de
integra<;ao.Por exemplo, a ALCA (As-
socia<;ao de Livre-Comercio das
Americas) e apenas uma promessa,
lan<;ada em 1992, pelo entao
Presidente dos EUA, George Bush,
em final de mandato. A prioridade
e a integra<;ao regional, quer seja
entre os parses ricos e indus-
trializados, subdesenvolvidos e em
desenvolvimento.

Entretanto, a longo prazo 0
objetivo da Interdependencia e pela
cria<;aodos Estados Continentais. A
CEE e 0 bloco econ6mico mais
avan<;ado, na Comunidade de Na-
<;6es,tendente a atingir esta finali-

dade, mesmo com a desacelera-
<;aodo processo, em razao da
absor<;aodos parses do Leste Euro-
peu.

Ao estudar a evoluC;ao politica
e econ6mica da Humanidade,
e possivel observar que a busca
de constitui<;ao dos Estados
Continentais e contrnua e ascen-
dente, apesar das guerras. Desde
a economia coletora que 0 Homem
procura a unidade, a intera<;ao,
a integrac;ao. No derradeiro ana
do seculc XX, os pafses vivem a
fase de transi<;ao da Economia
Industrial para a Economia P6s-ln-
dustrial. Sendo caracteristicas
marcantes desta nova Economia 0
desenvolvimento sustentado; a
preservac;ao do Meio-Ambiente; a
Informatica como meio imple-
mentador do processo de tomada
de decisao e transformador dos
habitos e costumes da sociedade;
e a Integra<;aoEcon6mica.

Preservaro Meio-Ambiente nao
significa tolher a capacidade de
parses subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, na implemen-
ta<;ao do crescimento econ6mico.
o desenvolvimento tem de conti-
nuar. Mas pautado em politicas ra-
cionais, direcionadas para a utiliza-
<;ao dos recursos naturais em prol
da sociedade. Desenvolver nao
significa depredar, dilapidar as
florestas, a fauna, e sim, otimizar
a utiliza<;ao dos recursos existentes,
nasatividades produtivas.

o Estado Continental ja foi
tentado, com relativo sucesso, em
fases anteriores da Humanidade. 0
Imperio Romano e um exemplo
tfpico deste Estado. Partindo da
Europa, conquistou a Euro -Asia e
atingiu a Asia Menor. Deixou le-
gados importantes para os pafses
e a sociedade, principalmente no
ambito do Direito e da Politica. 0
Imperador Frances, Napoleao
Bonaparte, tambem instituiu um
Estado Continental na Europa, entre
1808 e 1815. Apesar de derrotado
militarmente pelos ingleses em
1815, na famosa Batalha de
Waterloo, hoje Belgica, seu legado
politico continua atual e intensa-
mente estudado pelos cientistas
politicos, tendo side transformado
em estadista.



Sem entrar no merito da ques-
tao s6cio-politica, Adolf Hitler
buscou a consolida~ao do Estado
Continental Europeu entre 1930 e
1945. Conseguiu relativo sucesso no
objetivo delineado. 0 erro cometido
nao estava no Ideario Politico, e sim
no meio implementador, a for~a
das arl1')as,e nao a diplomacia. Mas
nao se pode tirar-Ihe 0 merito de
ter governardo quase toda a Europa
e Euro-Asia ao longo de seis anos,
sem aliados politicos significativos.

A Bipolaridade de Poder surgida
com 0 termino da Segunda Guerra
Mundial em 1945, se constitui em
uma nova tentativa dos paises vi-
toriosos da guerra, em estabelecer
Estados Continentais ainda pau-
tados na for~a das armas, dos
conflitos regionais e internacionais.
Somente com 0 passar dos anos,
das decadas,as duas superpotencias,
EUA ~ URSS:puderam perceber a
impossibilidade de atingir este
objetivo, sem colocar em risco a
pr6pria existencia da Humanidade
no Planeta, como consequencia
dos Arsenais Nucleares, Quimicos e
Bacteriol6g icos,desenvolvidos.

Foi esta conscientiza~ao da
iminencia de uma Terceira Guerra
Mundial catastr6fica, que inviabi-
lizou a implementa~ao dos obje-
tivos belicos pretendidos. Era do
conhecimento dos Estados Unidos
da America que um ataque nucleal'\
surpresa a URSSS,nao seria capaz
de destruir seus arsenais at6micos,
permitindo a Moscou reagir a
agressao. A reciproca era verdadeira
com rela~ao a um ataque nuclear
sovietico aos americanos.

Desta forma, a marginaliza~ao
do uso da for~a militar para atingir
os objetivos pretendidos na Comu-
nidade de Na~6es, decorreu do for-
midavel aparato militar armaze-

. nados pelas Alian~as Ocidental e
Oriental.

A partir da decada de 1980, 0
estado de beligerancia entre as
superpotencias cedeu lugar ao
gradual entendimento e arrefe-
cimento dos conflitos perifericos e
regionais. Os EUA, como super-
potencia havia side derrotado
militarmente pelos vietnamitas em
1973. A URSS, tambem como
superpotencia, havia side derrotada
militarmente pelos afegaos em
1989.

A diplomacia, os entendimentos
bilaterais e multilaterais, os inte-
resses econ6micos e comerciais, a
problematica regional, passaram a
superar a guerra ideol6gica. A
globaliza~ao e implementada. E a
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que as lla~6es
ocidentais da
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Como resquicio da Guerra Fria
aparecem alguns obstaculos que
maculam 0 pleno sucesso da
globaliza~ao. Assim discriminados:

1. A Questao do Narcotrcifico: Este
e um problema que envolve todas
as na~6es, no bojo da Comunidade
de Na~6es. Paises ricos e pobres
estao mergulhados neste problema,
sem perspectiva de solu~ao a curto
prazo. Apesar da a~ao energica de
uma gama significativa de paises,
o NarcotrMico se expande mun-
dialmente, pela parcim6nia de
outros paises, cujos governantes,
autoritarios, utilizam este meio
ilegal de acumula~ao de capital,
para atingir objetivos escusos. A
America Latina; a Africa Negra e 0
Sudeste da Asia, sao as regi6es
geogrMicas mais sensiveis a este
problema. Paises como Suriname,
Bolivia, Peru, Col6mbia, Equador,
Angola, Congo, Ruanda, Burundi,
Filipinas, Birmania, Nepal. Butao,
lemen, Cambodge, Afeganistao,
dentre outros, institucionalizaram
o narcotrMico, como Fonte de
renda e de divisas internacionais,
abastecendo mercados, e possibi-
litando 0 surgimento de Estados de
Facto, nao de Jure. Movimentos
guerrilheiros ditos de esquerda,
utilizando artificialmente os
interesses coletivos, dao prote~ao
aos traficantes de entorpecentes,
em troca de pedagio financeiro
para a continua~ao da luta armada.
As For~asArmadas Revolucionarias
da Col6mbia (FARCs),sao exemplos
desta coloca~ao. Estados narco-
traficantes conclui esta formula~ao,
merecendo destaques a Birmania do
General Ne Win; 0 Suriname,
comandado p~lo Coronel Desi
Bouthese e seu filho Dino; e 0
Afeganistao dos Talibans e do
multimilionario saudita Osama Bini
Laden;

2. As guerras mercenarias: Con-
cluido a fase da Guerra Fria,em 1990,
nem todos os conflitos surgidos nes-
ta fase foram encerrados. Muitos so-
freram processos de muta~ao e con-
tinuaram mais intensos do que antes.

Angola, pais da Africa Ocidental,
ex-col6nia portuguesa ate novem-
bro de 1975 , e um exemplo desta
formula~ao. Primeiro, mergulhou
em uma guerra civil pela independen-
cia politica. Depois, durante quinze
anos, foi envolvida em conflito
periferico, de cunho ideol6gico. E
a partir de 1990, vive mergulhada
em uma guerra mercenaria pelo
dominie das riquezas nacionais. Os
atores das tres fases distintas da
guerra civil sao os mesmos. De um
lade 0 MPLA(Movimento Popular para
a Liberta~ao de Angola),liderada
pelo Presidente Jose Eduardo dos
Santos.Deoutro lado,dominando 50%
do territ6rio nacional e instituindo a
Republica de Jamba, Estado de Fac-
to,esta a UNITA(Uniao Nacional para
a Independencia Total de Angola),
liderada pelo cientista politico Jonas
Savimbi. Como piv6 do conflito,
as riquezas minerais do pais,
notadamente os po~os de petr61eo
do Enclave de Cabinda e as minas
de diamante do SuI.0 conflito pro-
mete durar muitos anos. A nao ser
que a multinacional sul-africana
diamantffera De Beers,pare de com-
prar 0 produto de Savimbi e/ou os
EUA deixem de adquirir 0 petr61eo
negociado por Luanda. A corrida
armamentista continua na Regiao;

o Congo Kinshasa, ex-Zaire, ou-
tro pais da Africa Ocidental, depois de
trinta anos de ditadura comandada
pelo General Mobutu Sese Seko,
deposto e recentemente falecido,
vive outra ditadura liderada pelo
aventureiro Laurent Desire Kabila.
Existe uma guerra civil interminavel
neste grande pais africano, rico em
minerais. De um lado, os militares
liderados pelu Presidente, com 0
apoio dos governos de Angola
e Zimbabue. Do outro lado, civis e
militares descontentes com os
caminhos tomados pelo pais depois
da deposi~ao de Mobutu, contando
com 0 apoio dos governos de
Uganda, Ruanda e Burundi. No meio
da questao, como piv6, 0 controle
das minas de diamantes do
pais. Recentemente, como paga-
mento pelo apoio militar recebido,
Kinshasaentregou para 0 ditadorde
Zimbabue, ex-Rodesia, Robert
Mugabe, duas minas de diamantes.



POrlanto, a questc:io crucial deste
pais nao e ideol6gica ou etnica, e
sim economica e comercia!. Os
soldados e mercenarios disputam 0
controle das minas, da riqueza
nacional. Enquanto houver procura
por diamantes, havera guerra;

Serra Leoa e outro pais africa no
que vive mergulhado em uma guer-
ra civil interminavel, envolvendo
fac~6es politicas rivais e tribais,
mercenarias, cujo objetivo e 0 con-
trole das minas de diamantes. Esta
guerra civil estar a completar uma
decada, sem solu~ao aparente. A
~UA (Organiza~aoda Unidade Afri-
canal ja enviou diversos contigen-
tes militares para pacificar 0 pais,
sem sucesso. Da m~sma forma ja
procedeu a Organiza~ao das Na-
~6es Unidas (ONUj, tambem sem
sucesso.O Reino Unido recente-
mente enviou for~as militares para
proteger os estrangeiros residentes
no pais e tentar por ordem na Ca-
pital, Freetown, mas nao obteve
sucesso.A for~a motriz deste con-
£lito sao as minas de diamantes.
Tanto e verdade que ha dois anos
passados,houve um breve periodo
de paz entre as fac~6es do Presi-
dente Ahmad e do Uder Rebelde
Freddy Foday. Foi oferecido a Foday
a vice-presidencia. Mas ele prefe-
riu ser Ministro das Minas.lsto de-
monstra 0 real interesse economico
do conflito;

A Somalia, desde 0 fim da
Bipolaridade de Poder em 1989,
quando foi deposto 0 General
Mohammed Siad Barre, ja falecido,
que sofreu fragmenta~ao tribal,
com 0 surgimento de varios paises
de facto, que comercializam
normalmente com 0 exterior e
continuam mergulhados numa
guerra civil interminavel. Ha cinco
anos passados, os Estados Unidos
da America, com 0 intuito de res-
taurar a ordem politica no pais, e
com 0 aval da ONU, enviou formi-
davel for~a militar a Mogadiscio,
Capital do Estado.Foram derrotados
pelos guerrilheiros tribais e isla-
micos, tendo de deixar 0 territ6rio
ocupado na calada da noite, depois
de muitas perdas humanas, ina-
ceitavel para a sociedade ame-
ricana, para nunca mais voltar. A
guerra continua. 0 pais e rico em
minerais.O diamante e a for~a
implementadora do conflito;

Ruanda e Burundi, na metade
da decada de 1990, mergulharam
em uma guerra civil sanguinaria. De

um lado, a etnia Tutsi. De outro
lado, a etnia dos Hutus. Saldo preli-
minar do conflito: um milhao de
mortos.Tal fato levou a ONU, atraves
da Corte Internacional de Justi~a
(ClJ), a constituir um Tribunal Inter-
nacional Especifico, com sede em
Haia,Holanda, para julgar os respon-
saveisnos dois paises, pela inciden-
cia de guerra genocida. Os julga-
mentos continuam, sem prazo para'
conclusao. Ea guerra nao foi resolvi-
da.O 6dio racial persiste, sem solu-
~ao aparente.

Estes sao alguns fatos impor-
tantes que caracterizam a guerra
mercenario nas rela~6es inter-
nacionais. Sao empecilhos para a ex-
pansao da globaliza~ao. Sao empe-
cilhos para 0 fortalecimento da
interdependencia.

"Ruanda e Burundi,
na metade da decada
de 1990, mergulhar;am.
em uma guerra civil
sanguinaria. De um
!dUo, a etnia Tutsi.

De outro lado,
a etnia dos Hutus.

Saldo preliminar do
conflito: urn rnilhiio

de rnortos."

Nos ultimos dois anos fatos po-
liticos importantes ocorreram,
contribuindo para 0 fortalecimento
da Globalizd~ao, via Integra~ao e
Interdependencia, no contexte da
Comunidade de Na~6es. Merecem
ser destacados os seguintes:

1. No Reino do Marrocos faleceu,
de morte natural. 0 Rei Hassan II,
que exerceu 0 poder de forma
absoluta. Enquanto vivo, Hassan II
impediu a solu~ao da Questao do
Saara, conquanto nao manteve en-
tendimento com a Frente Polisario
de Liberta~ao Nacional (FPLN),que
luta, desde 1975, pela constitui~ao
de um Estado soberano e indepen-
dente, na antiga colonia espanhola.
Rica em fosfato, e estrategica, do
ponto de vista geopolitico, este
territ6rio foi anexado ao Marrocos,
que nao aceitava sequer discutir
principios de autonomia interna.
o Rei falecido governava ditatorial

mente, e ao Iongo de trinta anos
sl,lfocou varios levantes civis e mili-
tares contra a monarquia. Foi subs-
tituido pelo seu filho, Mohammed
VI, bastante jovem, cujo primeiro
ate como monarca foi libertar
todos os prisioneiros politicos en-
carcerados pelo Pai, ao mesmo
tempo em que prepara 0 pais
para a realiza~aode elei~6es gerais,
com 0 objetivo de transforma-Io
em uma monarquia constitucional.
o Rei Hassan era um politico da
Guerra Fria, da Bipolaridade de Po-
der. Mohammed VI, educado na Eu-
ropa rica e industrializada, nos
melhores colegios do Continente,
e um politico da Globaliza~ao, que
busca 0 entendimento, a conc6r-
dia. A substitui~ao foi sumamente
benefica para a regiao e para a
Comunidade de Na~6es;

2. Na Jordania, faleceu vitima
de cancer, 0 Rei Hussein, tambem
ha mais de trinta anos no poder,
tendo enfrentado, ao longo do
tempo, inumeras tentativas de
questionamento da Monarquia,
inclusive por parte dos Palestinos,
que representam 50% da popula-
~ao do pais. No plano da politica
internacional, desde os acordos
de Camp David, assinados por
Anwar EI Sadat, do Egito, e
Menachen Begin, de Israel, que
normalizou as rela~6es diplo-
milticas entre os dois paises,elimi-
nando com 0 estado de belige-
rancia, que buscou diminuir 0 cli-
ma de hostilidade e desenten-
dimento entre os judeus e 0 seu
Reino Hachemita. Nos ultimos anos
de vida, contribuiu sobremaneira,
para a consolida~ao da Autori-
dade Nacional Palestina (ANP), nos
territ6rios previamente estabeleci-
dos para a cria~ao do Estado Pa-
lestino, pela Organiza~ao das Na-
~oes Unidas (ONUj, em 1948. E
resultado diplomiltico seu a acei-
ta~ao, por Israel, de Vasser Arafat,
no comando da ANP,na margem
Ocidental do Rio Jordao. Com 0 fa-
lecimento, assumiu 0 trono, 0 filho
mais velho, Rei Abdullah, tambem
educado na Europa, casado com a
Rainha Raina, uma palestina, que
pretende transformar 0 pais em
uma Monarquia Constitucional, e
continuar com 0 trabalho diplo-
matico do pai, em prol da paz regio-
nal, do fim dos desentendimentos
entre arabes e judeus, e da cria~ao
do Estado Palestino;

3. Recentemente, veio a falecer
em Damasco, Capital da Siria 0
mais enigmatico lider arabe dos



ultimos trinta anos. Estou a falar de
Hafez EI Assad.Faleceu,de morte na-
tural, 0 que e raridade na regiao,
cujo passado nao muito distante, e
o da disputa de poder, pela forc;a
das armas. Assad assumiu 0 poder
depois da derrota arabe para Israel,
na guerra dos seis dias em 1967.
Participou da guerra contra 0 Esta-
do Judeu, em 1973, tendo side der-
rotado militarmente. Sobreviveu a
este fracasso, na esperanc;a de
algum dia recuperar as Colinas de
Gola, ocupadas militarmente pelo
inimigo. Modernizou 0 Estado Sirio,
a seu modo. Como dois terc;os da
populac;ao siria tem menos de
trinta anos de idade, eles nao co-
nheceram outro governante a nao
ser 0 pr6prio Assad, chamado de
Leao de Damasco, e respeitado in-
ternacionalmente, pela palavra em-
penhada, e pelas decis6es adotadas.
o seu falecimento aos sessenta e
nove anos de idade, levou ao poder
seu filho mais novo, Bashar EIAssad
de apenas trinta e quatro anos de
idade. A peculiaridade na transic;ao
Siria diz respeito a instituciona-
lizac;ao da Republica Dinastica, no
Oriente Medio. A Siria nao e uma
Monarquia, e sim uma Republica.
Mas a sucessao de poder,obedece
os mesmos preceitos vigentes nas
Monarquias. Os filhos substituem os
pais. Assad deveria ter side substi-
tuido pelo filho mais velho, Rafic.
Mas, em 1994, de acidente auto-
mobilistico, veio a falecer. Dai a
ascensao de Bashar ao poder com
tao pouca idade e muita responsa-
bilidade. t medico oftalmologista,
formado na Europa. Tera a respon-
sabilidade de continuar com os
entendimentos diplomaticos com
Israel, com a finalidade de assinar
um Acordo de Paz. Tera a respon-
sabilidade de recuperar as Colinas
de Gola.Tera, tambem, a responsa-
bilidade de retirar as tropas sirias
que estao no Libano ha vinte e cinco
anos.E devera conter os questio-
namentos de politicos e militares
interessados no seu cargo. Entre-
tanto, para a globalizac;ao, esta su-
bstituic;ao, em Damasco, e relevante.
Assad se constituia no principal em-
pecilho ao entendimento regional.
Bashar, juntamente com os jovens
Reis Abudallah e Mohammed VI,
deverao alterar, para melhor, a si-
tuac;ao politica do Oriente Medio;

4. Enquanto ventos liberalizan-
tes surgem na Siria, Jordania, Mar-
rocos e ANP, no Iraque, no bojo
da chamada Republica Dinastica, 0
ditad:>r Saddam Hussein, ha vinte

anos no poder, ja designou 0 seu
filho mais velho, Uday, como ~eu
sucessor politico. Ha bem pouco
tempo passado, Uday passou a
ocupar 0 primeiro cargo politico da
sua vida, 0 de Presidente do Parla-
mento Iraqui:Jno. Isto e uma de-
monstrac;ao de que Saddam ja
decidiu quem sera seu sucessor,
quando 0 momenta ocorrer. Por
outro lado, nao ha 0 que come-
morar com esta designac;ao. Apesar
de jovem, Uday segue a linha
politica do pai. Nao foi educado na
Europa, e sim no pr6prio pais,
tendo aprendido que 0 poder
e conservado pela forc;a, com 0
emprego da repressao. E 0 coman-
dante da Guarda Pretoriana Re-
publicana, que protege 0 ditador e
sua familia. Guarda Pretoriara tao
bem equipada, que e detentora de
tanques e avi6es. Depois da Ope-
rac;ao Tempestade no Deserto, sob
o comando do pai, liderou a re-
pressao aos opositores. As nac;6es
ocidentais nao conseguiram der-
rubar Saddam Hussein do poder,
ao derrota-Io militarmente no inicio
da decada de 1990. Foi um erro
estrategicos dos ocidentais, nao
terem ocupado militarmente a Ca-
pital do Iraque, Bagda. Com isso,
Hussein conservou 0 poder, restau-
rou a estrutura militar anterior,
e designou seu filho como herdeiro
politico. E um obstaculo ao enten-
dimento no Oriente Medio, pois
Sad dam e Uday sao inimigos de
Israel, da Siria, do Ira e do Egito;

5. A Republica Dinastica se faz
presente tambem na Libia. 0 di-
tador Muammar EI Khadhaffi, no
poder ha trinta anos, estar a trans-
formar seu filho em herdeiro
politico. Khadhaffi, assim como
Saddam Hussein, sao lideres da
Bipolaridade de Poder, da Guerra
Fria, nao comportando suas
existencias polit;cas, no mundo glo-
balizado. Devem ser substituidos
para 0 bem do Oriente Medio, para
que a regiao, mergulhada ha
cinquenta e um anos em conflitos
armados intermitentes, consiga
finalmente a paz e a prosperidade
econ6mica e social;

6. Finalmente 0 Ira. Nao e uma
nac;ao arabe. E sim, uma nac;ao
persa. Mas esta inserida no contexte
do Oriente Medio, desde a mo-
narquia do Xa Reza Phalavi, na
decada de cinquenta do corrente
seculo. A partir de 1979, transfor-
mada em Republica Islamica Xiita,
neste inicio do ana 2000 sofreu

transformac;6es liberalizantes, com
a vit6ria da Ala Moderada dos
Ayathollas, liderada pelo Presidente
Mohammed Khatami, sobre a Ala
Radical, liderada pelo Lider Espiritual
do Pais, Ali Khamenei, nas eleic;6es
parlamentares realizadas. 0 mais
surpreendente neste acontecimento,
foi 0 respeito da vontade popular,
pelos lideres conservadores. Apesar
das ameac;as de que 0 regime sofreria
um enrigecimento, tal fato nao
ocorreu. Teera demonstra que uma
Republica Islamica pode ser
democratica. Nao existe contradic;ao
entre 0 Islamismo e a Democracia.
Apesar de inimiga de Israel, existem'
fortes rumores internacionais, que
judeus e iranianos ja estao a
negociar suas divergencias. Durante
a Guerra Ira-Iraque (1980-1988), os
judeus ajudaram, com informac;6es
e equipamentos militares, as Forc;as
Armadas Iranianas. Por outro lado,
durante a Operac;ao Tempestade no
Deserto,o Ira retribuiu aos Judeus,
fornecendo informac;6es sobre os
Misseis Scud, de fabricac;ao sovietica,
que ameac;avam a integridade e
soberania de Israel. Este e um pon-
to positive da politica regional do
Oriente Medio;

7. Fora do Oriente Medio, em
junho de 2000, com atraso de qua-
renta e sete anos, comec;ou a 'fer
resolvido a divisao politica da
Peninsula Coreana. Os Presidentes
da Coreia do Sui e do Norte, se
reuniram em Pyonyang, Capital do
Norte, pela primeira vez, depois do
fim da guerra, com objetivo de
discutir os termos do tratado de
paz a ser assinado, bem como, a
possivel reunificac;ao do pais.Tal fato
somente foi possivel, em razao
do fim da Bipolaridade de Poder,
do Isolamento Politico Internacional
da Coreia do Norte, como conse-
quencia da continuac;ao de seu
programa nuclear aut6nomo, sem
controle da AIEA (Agencia Inter-
nacional de Energia At6mica), e da
escassez de alimentos, causada
pelas catastrofes naturais, que aba-
laram a produc;ao de graos. A
Coreia do Norte e a primeira Re-
publica Dinastica que se tem noti-
cia. Com uma caracteristica adicio-
nal- Republica Dinastica Comunis-
ta. Kim II Sung governou 0 pais
por quarenta anos. Em 1994 fale-
ceu, de morte natural. Seu filho
mais velho, Kim Jong II ocupou 0
seu lugar, e permanece como lider
supremo do pais. Nao ha eleic;ao.
Nao ha oposic;ao. Nao ha alternancia



de poder.Como resultado do isola-
mento politico, defendido por Sung
e Jong, 0 norte continua sendo um
paisagrario, pobre. Falta-Ihecapit,,1e
tecnologia.O sui, com 0 termino
da guerra, se transformou em uma
na~ao capitalista e moderna. E con-
siderada uma das mais pr6speras
economias da Asia. Faz parte dos
chamados Tigres Asiaticos.E expor-
tadora de capital e tecn010gia. E,
acima de tudo, um pais rico e in-
dustrializado. Portanto, a tendencia
e 0 Sui absorver 0 Norte. A politica
de reunifica~ao possibilitara a Coreia
maiores condi~6es de compe-
titividade regional e global, a seme-
Ihan~a do ocorrido com aAlemanha
em 1989. Indiscutivelmente, este e
um ganho significativo para a
globaliza~i'o politica e econ6mica.

Estes pontos favoraveis estao
a contribuir para 0 fortalecimento
da economia internacional. Eco-
nomia internacionalizada, pois
o Produto Interno Bruto dos pai-
ses passam a agregar mais e mais
riquezas geradas fora das frontei-
ras nacionais.

"A Comunidade
de Nas;oes entrard

no seculo XXI
comum

panorama
intern.acional
diferente do
vigente na

passagem do seculo
XIX para

o seculo XX. "

A Comunidade de Na~6es
entrara no Seculo XXI com um
panorama internacional diferente
do vigente na passagem do seculo
XIX para 0 seculo XX. 0 Estado de
Beligerancia, da animosidade,
de guerras ideol6gicas e periferi-
cas, de movimentos guerrilheiros
autoritarios e totalitarios, cedem
lugar para 0 comercio internacional,
para 0 sistema financeiro interna-
cional, para a informatiza~ao e
automa~ao da produ~ao. OsEstados
Continentais estao se transforman-
do em realidade. Com uma diferen-
i;:a basica dos modelos anteriores.
Sao Estadosconcebidos atraves das
negocia~6es diretas, bilaterais e
multilaterais. Sao Estados concebi-
dos pela diplomacia, pautado no

Direito Internacional. Os guerreiros
cedem lugar aos negociadores.O
Direito Interno, 0 Nacionalismo Exa-
cerbado, cedem lugar aos interes-
ses regionais, ao respeito dos Acor-
dos, Tratados e Conven~6es Multila-
terais. A vo.Hade expressa de um
unico Estado, deixa de ter impor-
tancia, com a prevalencia dos inte-
ressesglobais.

A na~ao mais poderosa eco-
nomicamente do mundo, os Estados
Unidos da America, tem consciencia
que a riqueza nacional e elevada
em face dos mercados mundiais.
A interdependencia transforma os
americanos nos maiores parceiros
individuais da Comunidade de Na-
~6es.E comum a presen~a de pro-
dutos de origem e capital ame-
ricanos, nas rcgi6es mais desen-
volvidas e menos desenvolvidas do
Planeta. A cada dia que passa,tama-
nha e a pulveriza~ao das empresas,
do capital, que fica diffcil rotular a
origem do mesmo.

A tecnologia e um bem global.
Os paises devem ser competentes
para te-Ia presente. Assim, Capital,
Tecnologia e Mercado, sac carac-
teristicas dominantes da glo-
baliza~ao, que tem na Integra~ao e
Interdependencia, os meios imple-
mentadores.

Um cenario previsfvel para 0
Seculo XXI e a da constitui~ao
dos Estados Continentais. A CEE
transacionara efetivamente com 0
NAFTA. 0 MERCOSUL fortalecera
o comercio com a ASEAN. A CEI
intensificara 0 comercio com 0 PAC-
TO ANDINO, e assim em diante.

Os organismos internacionais,
de atores coadjuvantes nas rela~6es
internacionais, no SeculoXX,passarao
a atores principais, no seculo XXI.

o Direito Internacional suplan-
tara em importancia 0 Direito Inter-

.no, na medida em que a vontade
individual cedera lugar para a von-
tade coletiva, na Comunidade de
Na~6es.

Enfim, a problematica internacio-
nal subtendera a utiliza~ao da com-
petitividade, complementaridade e
interdependencia, nas rela~6es in-
ternacionais. Assim pensamose
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A inflar;;ao do teresi-
nense, medida pelo indice
de Prer;;os £10 Consumidor
(Custo de Vida)-Teresina,
registrou alta no mes de
julho apresentando uma
variar;;iio positiva de 1,31 %.
o percentual acumiliado
nos tatimos 12 meses e de
8,45 %. A pesquisa, rea-
lizada pela Fundar;;ao
CEPRO, constatou que atem
dus combustiveis (gasolina,
alcool e gas de cozinha)
que foram os principais
indutores da elevar;;iio do
indice do mes de julho,
observoll-se significativo
aumento nos produtos de
limpeza (+2,00%), artixos
de vestuario, notadamente
roupas de mulheres (+2,07%)
e crianr;;as (+2,93%) e re-
medios (+2,67%).

o custo da Cesta Basica,
tambem ealeulado e di-
vulgado sistematicamente
pela Funda<;ao CEPRO, para
u mes de julho do correnTe
ano, foi de R$ SO,99, rex is-
trando uma deflar;;iio em
rela~iio ao mes anterior de
0,95 %. Para os pesqui-
sadores da Fundar;;ao
CEPRO, esta deflar;iio
verificada nos prer;;os dos
produtos eumponentes da

_ceSla basica, juslifiea-.I'e
pelo Jato de que produtos
COnto: tomate, Jarinha de
mandioca, oleo vexclal e
carne bovina terem aprc-
sentado deflar;;<"5esIUI ordem
de 5,32%, 2,60%, 2,25%
e 1,50%, respectivamente.
POI' outro lado, Ii impor-
tante ressaltlu os siXni-
ficativos aumentos de pn:c;os
rexistrados em aC;lIcar
crista I (+11,21%) e feijiio
(+4,06%).


