
para evitar os massacres. No
presente momento, desafian-
do a Europa. Washington e a
Comunidade de Nac;6es, Ancara
condenou 0 Iider curdo Abdullah
Ocalan a pena de morte. Fa-
talmente sera enforcado pois
a repercussao internacional
do seu julgamento militar vicia-
do, foi insignificante. Nenhum
Iider internacional condenou 0
governo da Turquia por dizimar
a populac;ao curda e de con-
denar a pena de morte 0 Lider
Ocalan.

Sao tantos os exemplos que
pode-se enumerar demons-
trando a falta de amoralidade
da Comunidade de Nac;6es com
relac;ao a questao humanitaria,
que fica dificil acreditar nas
intenc;6es da OTAN e dos Es-
tados Unidos da America com
relac;ao a Kosovo e a minoria
populacional albano-kosovar.

Nao seriam outros os inte-
resses da Europa Ocidental
(CEE), OTAN e Estados Uni-
dos da America em Kosovo?
A questao passa pelo fracasso
da Comunidade Econ6mica
Europeia, aliada dos EUA.
A questao passa pelo fracas-
so da Comunidade de Estados
Independentes (CEI), e pela re-
cuperac;ao econ6mica e politica
da Russia, como sucessora
da URSS. A questao passa pe-
10 deslocamento politico do Pre-
sidente Siobodan Misolevic em
Belgrado, conquanto a lugosla-
via ocupa posic;ao de destaque
como nac;ao estrategica em
virtude de ficar localizada geo-
graficamente no centro da Eu-
ropa.

Em suma, e uma falacia afir-
mar que a OTAN, CEE e Es-
tados Unidos da America, ata-
caram militarmente a lugoslavia
e ocuparam, tambem militar-
mente, a Provincia de Kosovo,
em razao da questao humani-
taria, de protec;ao aos albano-
kosovares. Assim pensamose
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BRASIL/ARGENT]

As atuais relayoes brasileiro-
argentina tem na Questao de
Fronteira definida pelo Laudo
Arbitral proferido a 05 de
fevereiro de 1895 pelo Presi-
dente dos Estados Unidos da
America, Grover Cleveland, a sua
ongem.

Brasil e Argentina decidiram
recorrer ao arbitramento
internacional para solucionar a
pendencia territorial envolvendo
a area de Palmas e Missoes, em
razao do fracasso das negocia-
yoes diretas, bilaterais, e para
evitar que os desentendimentos
pudessem conduzir a um con-
fronto armado.

Depois de definida pelo Laudo
Arbitral, a fronteira comum foi
totalmente demarcada entre 190I
e 1904, encerrando a pendencia
que gerava desentendimentos
constrantes entre os dois paises.

A extensao da fronteira co-
mum e de 1.263 quilometros,
sendo apenas 24,5 quilometros
de fronteira seca no divisor de
aguas dos rios Pepiri-Guayu e
Santo Antonio.

A vitoria diplomatica brasi-
leira na questao arbitral decorreu
da habilidade e competencia d9
Barno do Rio Branco - Jose Maria
da Silva Paranhos-, que mesmo
sendo um monarquista convicto,
jamais aeixou de ajudar com seus
conhecimentos, 0 Brasil - Re-
publica, conquando nas primeiras
decadas do novo regime, havia
carencia de diplomatas com
experiencia internacional, capa-
zes de defenderem os interes-
ses nacionais em tribunais inter-
nacionais.

Pode-se afirmar que Rio
Branco conseguiu reverter uma
situayao adversa na Questao de
Palmas e Missoes, na medida
em que os documentos histori-
cos apontavam para 0 direito da
Argentina sobre esta area.

Com a perda territorial, as
relayoes entre os dois paises
permaneceram equidistantes.

Durante todo 0 periodo da
chamada Republica Velha - fim
do Imperio e ad vento da
Revoluyao de 1930 -, nada de
significativo ocorreu nas re1a-
yoes bilaterais, pois tanto Brasil,
comu Argentina, direcionaram
as relayoes internacionais para
o estreitamento de layos com
os Estados Unidos da America
e Europa.

A Segunda Guerra Mundial
(1939 a 1945), transformou-se
em um novo cenario de
desenvolvimento das relayoes
bilaterais, nao no contexto
da aproximayao, e sim de
confronto. Desde 0 inicio
do conflito mundial que a
Argentina delineou sua politica
externa no· sentido de auferir
os melhores proveitos do esta-
do de beligerancia, conquanto
mantinha relayoes regulares
com a Alemanha Nazista, Italia
Facista, Estados Unidos da
America e Europa parcialmen-
te ocupada e destroyada. Tanto
e verda de que somente em
abril de 1945, quando a guer-
ra estava liquidada na Europa,
foi que a Argentina declarou
guerra ao nazismo e facismo,
sem, entretanto, enviar nenhum
soldado para 0 front de com-
bate. 0 Brasil, depois de um
periodo de indefiniyao, optou
pelos Aliados, constituindo forya
militar - Forya Expedicionaria
Brasileira - que combateu nos
campos italianos, tendo envia-
dos outrossim, avioes e navios.

Economicamente, a Argentina
saiu fortalecida da Segunda Guer-
ra Mundial, se transformando
no pais mais desenvolvido
e industrializado da America
Latina, superando 0 Bra~i1.
Continuava com a politica ex-
terna voltada para os Estados
Unidos da America e Europa,
em detrimento das relayoes
bilaterais com 0 vizinho.

2 - INTEGRAc;AO
ECONOMICA
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NA: RELA<;OES DELICADAS

Somente em 1950, como
agravamento da crise econo-
mica nos dois paises, decor-
rente da ausencia de urn Plano
Marsahll para a America Latina,
foi que os governantes de entao,
Getulio Vargas (Brasil) e Juan
Domingos Peron (Argentina),
decidiram delinear uma politica
de integra<;aoeconomica, voltada
para a cria<;aoda zona de livre-
comercio mais conhecida como
ABC (Argentina, Brasil e Chile).

Pela primeira vez, desde 0
inicio do seculo, brasileiros e
argentinos, retomaram os
entendimentos bilaterais. deixando
de privilegiar os la<;os com os
Estados Unidos da America e
Europa. Entretanto, nao espera-
yam tanta resistencia interna
de politicos de ambos os lados.
Getulio Vargas nao contava com
o apoio politico da UDN e com
a indiferen<;a do PSD. 0 seu
respaldo politico estava centra-
do no PTB, partido politico
fundado por ele no epilogo da
Segunda Guerra Mundial. Os
politicos brasileiros desconfia-
yam dos propositos de Juan
Domingos Peron. Acreditavam
que 0 desejo do peronismo era

. dominar a America Latina, a
partir do envolviniento do Brasil
numa politica de integra<;ao.
Enfatizavam que Peron domi-
nava 0 Chile do General Yanes,
por conseguinte, desequili-
brando 0 equilibrio salutar na
politica proposta do ABC.

Os politicos argentinos tam-
bem desconfiavam dos reais
propositos do governo brasileiro.
o epilogo do ABC ocorreu com
o suicidio de Getulio Vargas
em agosto de 1954 e a depo-
si<;ao de Peron em 1955. A
Argentina entrou em uma fase
de governos militares, e 0 Brasil
na turbulencia politica que
conduziu it Revolu<;ao de 1964,
com a chegada dos militares ao
poder.

o fato de Brasil e Argentina
terem sido governadas por mili-
tares nas decadas de 60, 70 e

meados de 80 do atual seculo
XX, nao contribuiu para uma
aproxima<;ao politica e econo-
mica entre os dois paises. Pelo
contrario, houve mais afas-
tamento e desconfian<;as.

A cria<;ao da ALALC - As-
socia<;ao Latino-Americana de
Livre Comercio em 1960, pelo
tratado de Montevideu, e a
tentativa, em 1980, de renova-
<;ao desta com 0 surgimento
da ALADI-Associa<;ao Latino-
Americana de lntegra<;ao, nao
contribuiu efetivamente para
a aproxima<;ao entre os dois
paises. Era a .fase da busca
da na<;ao sub-imperialista na
America Latina no bojo da
Guerra Fria. Fato que distan-
ciava os dois paises e invia-
bilizava qualquer tentativa de
integra<;ao economica e
comercial.

o Programa Nuclear brasi-
leiro e a constru<;ao da
Hidroeletrica de Itaipu, afastou
ainda mais os dois paises na
decada de 1970, conquanto
para a Argentina, as autorida-
des militares brasileiras estavam
montando uma estrutura
estrategica, desequilibrando a
balan<;a de poder bilateral. Itaipu,
com uma parede de 118 metros
de altura, poderia compro-
meter a seguran<;a inclusive
de .Buenos Aires, pois com a
incidencia de conflito, as
comportas abertas, inevitavel-
mente a capital da Argentina
seria inundada.

A questao da HidroeIetrica de
ltaipu quase levou a urn
enfrentamento arm ado entre
os dois paises nos governos
dos Generais Emilio Garrastazu
Medici, no Brasil, e Alejandro
Lanusse, na Argentina. Tropas,
de ambos os lados, foram
direcionadas para a fronteira co-
mum. 0 bom-senso prevaleceu,
Itaipu foi construida, e a Ar-
gentina autorizada a construir
duas hidroeletricas abaixo de
Itaipu, no Rio Parana, em par-
ceria com oParaguai - Yacereta

e Corpus.
o conflito das Falklands/

Malvinas em abril/junho de 1982
tambem contribuiu para 0 afas-
tamento politico entre brasi-
leiros e argentinos. Formal-
mente, 0 Brasil apoiou a
reinvidica<;ao da Argentina
quando it soberania no Ar-
quipelago. Mas, permitiu que
avioes e tropas inglesas utilizas-
sehl bases brasileiras, em solo
brasileiro, para atacar posi-
<;oesargentinas nas Malvinas.
As bases de Canoas e Santa
Cruz, no suI do pais, foram
usadas secretamente pelos
ingleses, na medida em que
Brasilia nao concordava com
o emprego da for<;a militar pe-
los argentinos para recuperar a
soberania nas ilhas. 0 preceden-
te poderia ser perigoso, e isto
assustava as autoridades bra-
sileiras. Uma vez vitoriosos, os
militares argentinos poderiam
se sentir estimulados a denun-
ciar os tratados de fronteira
e utilizar a for<;a militar para
atingir os objetivos pretendidos.
A derrota militar para os ingle-
sts, mesmo sendo humilhante
do ponto de vista estrategico pa-
ra a America Latina, afastou
a possibilidade de uma corrida
armamentista na regiao. Der-
rotados, os militares argentinos
voltaram it caserna e entrega-
ram 0 poder aos civis, em
dezembro de 1982.

Desgastados tambem, em
virtude de longos anos no
poder, os militares brasileiros
fizeram a transi<;ao para a
democracia em 1985, it se-
melhan<;a dos espanhois de-
pois da morte do generalissimo
Francisco Franco, em 1975, com
a assinatura do Pacto' de
Moncloa.

Com 0 advento da de-
mocracia, Brasil e Argentina
buscaram 0 entendimento, 0
fortalecimento do comercio bi-
lateral e a cria<;ao de uma
autentica zona de livre-comercio.



3 - 0 MERCOSUL E A
SITUA<;AO ATUAL

Neste Seculo XX que esta
a terminar, nada foi mais
importante para a America La-
tina e para as relayoes Bra-
sil-Argentina, do que a criayao
do Mercado Comum do Cone
Sui - MERCOSUL, em 1992,
atraves do Tratado de Assunyao,
Capital do Paraguai.

Partindo dos erros cometidos
no ABC, ALALC e ALADI,
Brasilia e Buenos Aires, junta-
melfte com 0 Uruguai e Paraguai,
acordaram para a necessidade
de recuperar 0 tempo perdido,
com relayao ao processo de
integrayao economica, na me-
dida em que a Europa Oci-
dental ja atinge a Uniao
Economica e caminha a passos
largos para a Uniao Politica.
A integrayao economica, nas
relayoes economicas inter-
nacionais, constitui 0 caminho
mais importante para 0 Cenario
do Seculo XX, com relaya9
ao Comercio Internacional. E
o reconhecimento dos paises
do fracas so da auto-suficiencia
e do fortalecimento da inter-
dependencia. Sozinhos, os
paises nao sao capazes de
superar as adversidades, os
problemas estruturais. Portanto,
o Brasil precisa da Argentina,
e vice-versa. As potencialida-
des regionais sao formidaveis,
sendo inadimissivel que em
razao de nacionalismos exa-
cerbados e de politicas ul-
trapassadas, Brasilia e Buenos
Aires ainda pensem no confron-
to em vez do entendimento,
bem como da otimizayao do
mercado regional.

o MERCOSUL, assim como
o PACTO ANDINO, 0 NAFT A
e a ALCA, sao caminhos
validos na busca da criayao
do Mercado Comum das Ameri-
cas. Para a America Latina, a
integrayao deve comeyar de
forma sub-regional. Para os Esta-
dos Unidos da America~ a inte-
grayao deve ser global. 0 Brasil
nao concorda com a i-ntegra-
yao imediafa de paises com
grandes diferenyas economicas e
comerciais, levando em consi-
derayao que a integrayao
subtende complementariedade e
nao absoryao de terceiros mer-

cados.
Desta forma, 0 que existe de

diferente entre 0 MERCOSUL,
a America Latina e os Estados
Unidos da America com relayao
a Integray~o Economica, nao
e a essencia do objeto, e sim os
meios a serem trilhados para
o atingimento dos objetivos
pretendidos.

Os atuais desentendimen-
tos diplomaticos e comerciai s
entre Brasil e Argentina
preocupam pelo fato de inexis-
tir integrayao economica na
America Latina sem a presenya
destes dois paises. Sozinho,
o Brasil nao conseguira liderar
o processo de integrayao no
Cone Sui do continente ame-
ricano. A reciproca e verdadeira
para a Argentina. Em assim sen-
do, 0 MERCOSUL podera ter
o mesmo destino de fracasso
dos model os anteriores da
America Latina, se Brasilia e
Buenos Aires nao superar
em suas divergencias conjun-
turais com re1ayao a aplicayao
das Politicas Comerciais.

o principal obstaculo exis-
tente no presente momento, nao
e meramente a questao comer-
cial, com 0 estabelecimento de
cotas e tarifas de ambas as
partes. E sim, a eleiyao
presidencial na Argentina, a
ocorrer em outubro/99, e 0
encerramento do Periodo
Carlos Menem, que govern a 0
pais ha dez anos. 0 futuro
governante da Argentina tera
no comercio regional a sua
prioridade de politica externa?
Pouco se conhece dos prin-
cipais candidatos a presidencia
da Republica. Pouco se conhe-
ce da maneira como pretendem
governar 0 pais. De certa
maneira, sao provincianos, nao
tern a estatura politica do atual
Presidente, que conseguiu
projeyao continental e inter-
nacional.

Nestes derradeiros meses
de governo, 0 Presidente Carlos
Menem conseguiu complicar
ainda mais as relayoes bila-
terais com 0 Brasil, ao requerer
a OT AN - Organizayao do
Tratado do Atlantico Norte -,
o status de Nayao - Associada
para a Argentina. Se 0 pleito
for atendido, havera desequili-
brio de forya militar na Ame-

"Neste Seculo XX
que esta a terminar,

nada foi mais
importante para

a America Latina
e para as relar;i5es
Brasil - Argentina,

do que a
criar;Qo do

Mercado Comum
do Cone Sul-
MERCOSUL,

em 1992... "

rica Latina, e a possibilidade
do estabe1ecimento de contin-
gentes militares estrangeiros
na Argentina. Vale ressaltar que
este pleito da Argentina esta
amparado no estreito rela-
cionamento politico-militar-
estrategico que a envolve aos
Estados Unidos da America.
Buenos Aires participou da
Operayao Tempestade no
Deserto contra 0 Iraque e da
Guerra de Kosovo (lugoslavia).
Ameaya tambem interna-
cionalizar a guerra civil da
Colombia, enviando efeti
vos militares para combater os
guerrilheiros das Foryas Arma-
das Revolucionarias Colombia-
nas - FARC -, que tentam chegar
ao poder derrubando 0 Presi-
dente Andres Pastrana, que con-
ta com 0 apoio de Washington,
para derrota-Ios, em razao dos
layos dos guerrilheiros com 0
narcotrafico. Este precendente
assusta tambem, Brasilia, que
de fom1a explicita, se manifes-
tou contrario a internacionali-
zayao da guerra civil do pais
vizinho.

Em suma, Brasil e Argentina,
estao em rota de colizao. Alem
das questoes corrierciais, os
interesses militares e estrategi-
cos da Argentina na OTAN e
o possivel envio de tropas re-
gulares para a Colombia, fra-
gilizam ainda mais as rela-
yoes bilaterais, no momento em
que a Comunidade de Nayoes
fortalece a Integrayao Eco-
nomica, a complementarie-
dade das economias, e margina-
liza as rivalidades regionais.
Assim pensamos •


