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CinqUenta Anos do Tratado Inter-americano 
de Assistencia Reciproca (TIAR): 

Frustracces e Continuidade lnstltucional?: 

Thomaz Guedes da costa' 

Introdu~ao 

Em 1997, as celebracoes da passagem do cinquentenario do Tratado Inter-Americano de 
Assistencra Reciproca passaram praticamente em silencio.Salvo pelo interesse do governo 
canadense, que aproveitou 0 ensejo para organizar um semmano sobre as perspectivas da 
sequranca hernisferica no pes-Guerra Fria, e especificamente revisitar 0 papel do Tratado, ouve-se 
um sitencio em torno do TIAR. N30 se escutou elogios ao seu htstcrico, suqestoes sobre a 
necessidade de reforma ou aperfeicoamento de seu conteudo, nem argumentos em apoio para a 
sua permanencia como elemento central no regime de seguranya internacional do Hemisferio 
Ocidental. Este silencio, que continua apesar do vivo debate que se da com 0 processo de 
formacao de blocos econ6mico nas Americas, e intrigante, se bern que elementar em uma certa 
logica da historia diplornatica. Com 0 tempo, nas paqinas da historia oiplomatlca, a tinta, as palavras 
e 0 valor do acordado em muitos instrumentos intemacionais e tratados desaparecem com 0 

surgimento de novas estruturas e processos modernizantes de relacionamento entre palses, tanto 
em nivel bilateral, como na dimensao multilateral dos cenarios politicos. Assim, os palses e 
sociedades americanas confrontam tambern, no caudal do pes-Guerra Fria, novos ajustes de 
relacionamento. E assim, fica a pergunta: qual seria a tunceo do TlAR no momento em que um 
novo regime de sequrence intemacional se conforma na regiao, empurredo pelo impulso da 
integrayao intemacional economice e pela dinamica das necessidades de coordenayao extema de 
politicas necioneis dos paises sulamericanos? E intrigante observar 0 Tratado, pois ele e um 
sfmbolo historico de algum esforco de instltucional'zacao da confluencia de ideias e da coordenacao 
de pollticas que agora notamos como processo de inteqracao. 0 TIAR assim representa 0 patamar 
politico do relacionamento que esta presente na infra-estrutura de relacionamentos nacionais e da 

Este trabalho e um exercicio incompleto que visa resgatar a discussao sobre 0 Acordo. Agrade~ 0 estimulo e 
convites para apresentar minhas tdeias sobre 0 assunto na conferencia "The Rio Pact at 50 - Canada and the 
Future of the Inter-American Security System", organizada pelo Centre for International Relations of the Queen's 
University e a Canadian Foundation for the Americas (FOCAL), Kingston, 15-16 de maio de 1997; e na reuniao 
sobre "0 Novo Regionalismo e 0 Papel do Estado", no XXI Encontro da ANPOCS, Caxambu, 21-24 de outubro de 
1997. Versao em 22/8/97/ANPOCS 

2 0 autor e cientista politico, PhD pela Columbia University, tecnico do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnol6gico, Brasil 
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justaposicao de soberanias sobre os quais se desenvolvem relacoes intemacionais tecnicas, de 
mercado e sem controversias que implicariam a consideracao do usc da forca quando realizadas 
por seus agentes diretos. 

o prop6sito deste trabalho e oferecer uma resposta a esta questao, com a identificac;ao e 
comentarios sobre as condicoes relativas a insercao do Tratado no ambiente de seguranya do 
Herrusferio Ocidental. A abordagem analitica aqui elaborada e Iimitada, ao que se poderia focalizar 
sobre a 6tica do usc da forca armada convencional, como instrumento de resolucao de conflito e 
de disputas, no sentido institucionalizante do relacionamento tnternaclonat'. No tratado, 0 Artigo 
Sexto, que considera urn desafio para a paz regional a ameaca ou 0 usc de fato da forca armada 
convencional, eo seu marco central. Entretanto, outras mterpretacoes sobre acoes, caracterizadas 
como atitudes agressivas de carater nao convencional em termos de forcas armadas, e 
ameayadoras da paz e da seguranya regional predominaram nos momentos em que 0 TIAR foi 
consultado, desde 1947, particularmente durante os anos da guerra fria. Rebelioes intemas, 
subversao de carster ideol6gico e percepcoes de arneaca aordem vigente foram os catalisadores 
de convocacees de Reunioes de Consultas de Ministros na Organizayao dos Estados Americanos 
no periodo. A ambigOidade sobre 0 significado de seguranya e de ameacas apaz, sob a 6tica do 
TIAR, quais seriam as garantias para a resolucao pacifica de conflitos e quais seriam os 
fundamentos da utilidade e da legitimidade para impor sancoes ou convocar foreas militares 
coletivas para a manutencao de uma determinada ordem ou status quo formam urn legado que 
provavelmente define uma imagem predominante entre governantes e formuladores de opiniao 
sobre 0 Tratado, mesmo nesta nova era de relacionamento. A diversidade potencial de visoes sobre 
o proposito e utilidade do TIAR a vigorar sugere cautela em definir a frente de criticas e de revtsao 
do Acordo e, consequentemente, sobre uma nova etaboracao conceitual sobre 0 usc da forca 
militar no futuro do Continente. 

Assim, no que toea a ausencia de urn debate ample sobre 0 TIAR e de abertas opinioes 
privadas ou governamentais sobre 0 Tratado, tres cuidados analiticos devem ser considerados. 
Primeiro, 0 valor de se fazer urn julgamento da retrospectiva hist6rica na aplicac;ao do Tratado 
estara Iimitado a criterios subienvos que refletem os diferentes contextos politicos vividos por atores 
politicos e sao afetados por impressoes post factum de govemantes e pela lnformacao agora 
disponivel a pesquisadores", Segundo, suqestoes para modificayao ou modemizacao dos 
elementos primordiais do Tratado, neste momento de turbulencia na politica intemacional, arriscam 
ser insuficientes para oferecer clara utilidade ou verdadeira consideracao politica por partes oficiais, 
ja que a agenda tematica do Hernlsferio e ampla e rnulti-tematica e novos mecanismos de f1uxo de 
informacao e de consulta politica na regiao estao em transformacao'', Terceiro, em func;ao das 
caracteristicas de mstitucionahzacao de urn regime de seguranya gerado por acordos e por 
organizayes formals, 0 cambtosignificativo de urn pilardo regime (Le., 0 TIAR) significaria reajustes 

3	 Minha preferencia quanto a cateqonzaeao te6rica do uso da forca armada na politica internacional toma a 
consideracao de quatro categorias classlcas (defensivo, ofensivo, dissuasivo e de mostrar-a-bandeira) como 
propostos por Robert Art, "The Four Functions of Force" em Robert J. Art e Robert Jervis, eds. Intenational 
Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: HarperCollins, 1992, pp. 132-145. 

4	 Como fontes basicas de consulta sobre 0 TIAR, ver Pan American Union, General Secretariat, Organization of the 
American States, Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, Applications, Volume 1,1948-1959;Volume 
II, 1960-1977; Secretaria-General, Organizaci6n de los Estados Americanos, Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca, Aplicaciones, Volume 111,1977-1981. Washington,1982;ver tambem Rafaelde la Colina, 
EI Protocolo de Reformas al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca. Mexico, OF: Secretaria de 
Relaciones Exteriores, 1977. 

5	 Como, par exemplo, 0 estabelecimento da Comissao Permanente de Seguranc;a Internacional no ambito da 
Organiza~o dos Estados Americanos. 
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em outras institutcoes tambern (i.e., Orqanizacao dos Estados Americanos - OEA, Junta Inter
Americana de Defesa - JID, entre outrasj'. Por conseguinte, modificacoes no TIAR deverao esperar 
evolucao correlacionadas de desenvolvimentos politicos em outras areas, tais como em arranjos 
sub-reqionais de comercio, de relacionamento militar, de gestao ambiental, etc. 

Apesar de reservas analiticas sobre a essencia do papel do TIAR no regime historico da 
seguranc;:a hernisferica e sobre as propostas hipoteticas para a sua atuakzacao no pes-Guerra Fria, 
e util avaliar 0 status corrente do TIAR tendo em vista sua insercao na continua lnstitucionalizacao 
da inteqracao internacional na regiao. A apresentacao seguinte procura identificar aspectos 
principais do Tratado que continuam a definir 0 foco de seu valor, a partir de eventos htstoricos e 
de como q TIAR se relacionaria na evolucao do regime de sequranca perante os temas 
substanciais da aqenda". 

Sob 0 Tradicional Regime Hlstorlco 

Na visao tradicional, classica do realismo, sobre 0 uso da forca nas relacees internacionais, 
o TIAR deve ser considerado como parte do regime historico da seguranc;:a no Hemlsteno 
Ocidental, e nao como um aspecto peculiar da guerra fria". A assinatura doTratado em 1947 
correlaciona-se claramente com os efeitos tanto dos desafios de seguranc;:a extra-continentais 
vivid os anteriormente (a propria Segunda Guerra Mundial) como de disputas por territcrios (i.e., 
Bolivia-Paraguai, Peru-Equador) e por hegemonias localizadas (Brasil-Argentina, Venezuela
Colombia) ainda latentes naquele momento. Agrega-se a essa condicao, 0 exercicio de descaso 
de Washington em direcao a America Latina no anos imediatamente apes 0 fim da Segunda 
Guerra, quando os norte-americanos voltavam suas atencoes para a reconstrucao da Europa e do 
Japao. Como 0 ex-ministro das Relac;:6es Exteriores do Brasil, Saraiva Guerreiro, aponta, os anos 
entre 1945 e 1950 fazem parte de um momenta de fraca relacao inter-americana vividos no marco 
da perspectiva estrateqica mundial dos Estados Unidos da America", Assim, a Irnportancta do TIAR 
para cada pais da regiao como um instrumento potencial de diplomacia para resolucao de conflitos, 
mesmo que no emprego individual possa ser caracterizado como "peculiar" aos interesses 
particulares dos envolvidos, evoluiu uma vez que a guerra fria se configura entre 1948 e 1950. Mas, 
tanto no momento de sua assinatura, como agora, sua figurac;:ao como simbolo da relacao historlca 
inter-americana nao desapareceu efetivamente. A sahencia da guerra fria nao deve impor um 
significado unico ao instrumento, algo que nao dominou na sua convocacao. 0 Tratado Inter
Americano de Assistencia Reciproca segue e e um derivativo de um conjunto anterior de 
conferencias americanas, algo que se tornou uma caracteristica baslca da politica internacional 

6 Robert Jervis, "Security Regimes", em Stephen D. Krasner, ed. International Regimes. Ithaca: Cornell University 
Press: 1983, pp. 184-185 

7 Eu emprego aqui a definic;:ao classica proposta por Krasner que define regime intemacional "as principles, norms, 
rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area." Stephen 
D. Krasner, "Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables" em Stephen D. 
Krasner, ibid., p. 1. 

8	 Juan Carlos Puig, "Politica Internacional Argentina" in Ruben M. Perine y Roberto Russel, eds. Argentina en el 
Mundo 1973-1987. Buenos Aires; Grupo Editor Latinoamericano, 1988, p. 30. Entretanto, numa abordagem 
histonoqrafica, outros assumem 0 Tratado sob 0 significado adquirido na politica regional dentro do contexto da 
guerra fria; ver, por exemplo, Amado Luiz Cervo and Clodoaldo Bueno, Hist6ria da Politica Exterior do Brasil. 
Sao Paulo: Editora Atica, 1992, p. 249. 

9	 R. Saraiva Guerreiro, l.ernbrancas de um Empregado do Itamaraty. Sao Paulo: Editora Siciliano, 1992, p. 156. 
Sobre 0 argumento geral da negliglmcia norte-americana como analisada na epoca, ver Arthur P. Whitaker, The 
Westem Hemisphere Idea: Its Rise and Decline. Ithaca: Cornell University Press, 1954. 
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para a regiao. A primeira delas teve lugar em Washington, em 1890. Urn dos mais significativos 
precedentes ao TIAR, em termos de estabelecer bases para acordos sabre conflitos intemacionais, 
foi a tratado do Rio de 1933. Naquele instrumento, num momenta em que outras instanclas ja se 
buscava tetos objetivos para canter corridas armamentistas, a Brasil, a Argentina, a Uruguai, a 
Paraguai, a Mexico e a Chile assinaram a Tratado Contra a Guerra de Nao-Agressao e Conculaqao. 
Ate 1938, as Estados Unidos da America e outros dez paises latino-americanos assinariam a 
acordo. Aquele tratado de 1933 propunha a institucionalizacao de urn sistema permanente de 
conciliacao para disputas internacionais que afetassem 0 Hemlsferio. Como a posterior Carta da 
Orqanizacao dos Estados Americanos, 0 TIAR manteve a coerencia instrumental na renovacao e 
continuidade do regime no Hemlsferio, durante urn periodo de translcao na macro-estrutura do 
poder mundial, como observado entre 1945 e 1950. 

Na 6tica hist6rica de continuidade, a valor potencial do TIAR, ou sua reserva de valor no 
c6digo operacional da diplomacia classica, encontra-se tanto nas disputas ainda existentes e nao 
resolvidas por soberania territorial e de temores nacionalistas pelo controle de bens e recursos 
naturais, como ainda vistas em variadas regioes frontemcas das Americas, como na defesa no 
casode uma ameaca htpotetlca extra-continental que venha se tomar realidade num futuro incerto. 
Talvez nao seja necessario mapear e listar cada e todas as pendencias intemacionais vividas na 
lmaqinacao de Iideres nacionalistas. E 16gico que se pode caracterizar que a insatisfayAo hist6rica 
com as decisoes oriundas de trabalhos diplornattcos ou de situacoesde facto que surgiram do fim 
de hostilidades militares pode ser a causa de reivindicacoes. Em algumas situa¢es, pede-se 
questionar amplamente a legitimidade do status quo. A legitimidade de demandas pode alimentar 
outras pretensoes e opcoes estrateqicas na formulacao e na construcao de percepcoes 
equivocadas sobre intencoes, capacidades e valores. Assim, os fundamentos e situay6es para 0 

surgimento de ameacas a paz e a seguranya intemacional na regiao sobrevivem de alguma forma, 
apesar de forcas contrarlas. Se tais situacoes sao potenciais para crises, onde a possibilidade de 
emprego da forca armada ou de seu usa de fato, seja como produto da racionalidade, seja como 
consequencta de urn erro perceptivo, entao a validade do Tratado continua viva na 16gica de seu 
papel preventivo como instrumento a dtsposicao da diplomacia. Neste caso, 0 TIAR revela-se como 
fonte de apoio instrumental para que urn pais possa recorrer a seguranya coletiva, em primeira 
instancia, a fim de assegurar uma resolucao pacifica da disputa ou de mobilizar recursos para 
neutralizar a agressao ocorrida. 

Ja quando se procura analisar 0 papel do TIAR como instrumento da ayao coletiva dos paises 
americanos contra urn agressao ou ameaca extra-continental, a pratica politica de sua convocacao 
(ou nao) pode ter desvalorizado 0 Tratado na pratica da diplomacia multilateral para a resolueao 
de conflito e reduzir inseguranyas. Mas se por urn lade, 0 Tratado aparenta uma perda de valor, par 
outro nao significa que e urn animal em extincao. Neste caso, podese elaborar duas sltuacoes 
elassicas para a ativacao do acordo que ainda sao validas nas reflexoes de estrategistas. 

A primeira dela refere-se a aqressao ou ameaca, sob 0 Artigo Seis, no contexto da politica 
mundial. Nesse caso, a evoiucao de cicio lange da macro-estrutura do poder mundial ainda apoiaria 
a possibilidade de seu usa sob as sobras de disputas militares entre as principais potencias 
mundiais no futuro. Estas evolucoes mais lentas, atendendo aos analistas que vivem sob 0 

paradigma Westphaliano das relacoes internacionais, produziu tres ocasicoes de ameacas as 
Americas neste Seculo XX, caracterizadas pelos eventos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais 
e pela guerra fria. 0 que 0 futuro esconde sob 0 manto da globalizayao que apagaria estas 
impressoes? Se os governantes e seus planeadores militares operarem sob os riscos dos piores 
cenarios, eles sustentarao a rnanutencao de pianos contingenciais que corroborara esta validade 
de emprego do Tratado. 



A segunda situacao hipotetica de uma interacao extra-continental seria definida por um 
desafio de uma potencia que buscaria coagir, talvez de forma limitada, palses locais. Uma das mais 
vividas interpretacoes, certa ou errada, desta situacao nos ultirnos anos foi a da Guerra das 
Malvinas, em 1982. Nos eventos ao redor da movimentacao diplornatica para buscar uma resolucao 
pacifica do conflito atraves da 6tica pan-americana, um precedente legal estabeleceu uma base 
para que a Argentina reivindicasse seus direitos pelo Tratado. Sob a declaracao do Cornite Juridico 
Inter-americano da Orqanizacao dos Estados Americanos, de 22 de janeiro de 1976, a soberanla 
Argentina nas Malvinas seria valida desde 1833. Ja sob a turbulencia das aqressoes militares nas 
ilhas, a Argentina solicitou uma Reuniao de Consulta de Ministros de Relacoes Exteriores, no dia 
26 de abril de 1982, de acordo com 0 Artigo Seis, do TIAR, no prop6sito de "manter a paz e a 
sequranca no hemisferio, e sob 0 Artigo Doze, no que afeta a soberania e a integridade territorial 
do pals?". 

Eimportante observar, ao se buscar elementos gerais para avaliar a sustentatibilidade aos 
termos correntes do Tratado, de onde surgiriam as motivacoes para Buenos Aires solicitar uma 
consulta ao TIAR na defesa de seus interesses no conflito das Malvinas. De forma geral, a 
Argentina elevou 0 patamar interativo ao iniciar 0 usc de forcas militares na disputa. Entretanto, de 
acordo com Virginia Gamba, a decisao de Buenos Aires em solicitar a consulta pelo TIAR, e assim 
transformar sua disputa bilateral num tema regional, tem duas faces distintas. Por um lado, 0 pedido 
argentino no dla 19 de abril foi causado por "percepcoes argentinas de um conluio anglo-chileno 
ja a partir do dia 18 .., [e a necessidade] de neutralizar esta arneaca'', Por outro lado, uma vez que 
o Arquipelago das Malvinas estava sob 0 dominio das forcas militares argentinas, a busca desta 
tatica diplornatica pelo Tratado estaria coerente com os termos legais do Cornite Juridico e com 0 

direito da Argentina em defender sua soberanla". No longo prazo, e no mal estruturado debate 
visto posteriormente sobre aplicacao do TIAR para assegurar alguma forma de apoio solldano pan
americano a Buenos Aires naquele conflito, ocorreu um enfraquecimento na conflanca sobre 0 valor 
do Tratado ja que tivera pouca efetividade em atender os anseios portenhos. A partir daquela 
situacao, uma proiecao hipotetica de aplicacao analoqa podera ser sempre questionada. Assim, 
de alguma forma, a utilidade politica e 0 simbolismo do Tratado para promover solidariedade contra 
um desafio extra-continental, mesmo que localizado, e questionavel". 

No caso particular do Brasil, 0 Pais experimentou alguns desaflos que poderiam ser 
enquadrados na categoria dos incidentes "extra-continentais". Em 1963 ocorreu uma disputa sobre 
direitos de pesca com a Franca. No inicio dos anos setenta, quando 0 Brasil pas sou a considerar 
o limite de 200 milhas como sendo seu mar territorial, 05 EUA desafiaram esta condicao com a 
realizacao de manobras navais na costa brasileira. Mas, ao contrario do Equador que solicitou a 
aphcacao do TIAR na sua disputa por direitos de pesca com os EUA em 1971, 0 Brasil nao optou 
per esta avenida. As razoes brasileiras por desconsiderar 0 TIAR nessas ocasioes nao sao 
evidentes. Porern, e importante notar que com 0 aumento do valor do controle e da exploracao de 
recursos do mar, 0 acesso as plataformas continentais podera se tornar mais competitivo. Pode-se 

10 Raphael Pearl, The Falkland Islands Dispute in International Law and Politics: A Documentary Sourcebook, 
London: Oceana Publication 1983, pp. 449-480; Albert Norman, The Falkland Islands, Their Kinship Isles, The 
Antartic Hemisphere, and the Freedom of the Two Great Oceans: Discovery & Diplomacy, Law & War, 
Northfield, Vermont: the author, 1986, pp. 289-308. 

11 Virginia Gamba,The Falkland/Malvinas War: a Model ofNorthe-South Crisis Prevention, Boston: Allen & Unwin, 
1987,pp. 154, 157. 

12 Em sua ampla analise sobreos desenvolvimento na sequranca hernisfenca, 0 assessor do Departamento de Estado 
dos EUA, Luigi Einaudi, argumenta que "the Rio Treaty, already under ideological attack, apperared scrapped by 
US loyalty to NATO. In "The Politics of Security in the Western Hemisphere" Parameters (Winter, 1966-67), p. 19. 
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sugerir, por consequencia, urn aumento dos riscos de disputas sobre direitos as margens da 
aplicacao pela da Convencao do Direito do Mar. Assim, situacoes objetivas poderao surgir e 
conformar disputas, 0 que assegura ainda alguma reserva de utilidade diplomatica ao TIAR

Mudanc;as no Regime de Seguranc;a Hemisferlca 

Ao se observar a retrospectiva hist6rica de aphcacao do TIAR, a confrontacac militar classica, 
em termos de disputas territoriais por controle soberano entre paises americanos, nao tern side 0 

gatilho que deflagra a convocacao do Tratado. Das vinte vezes que ocorreu uma solicitac;ao de 
consulta, entre os anos de 1948 (na disputa entre Costa Rica e Nicaragua) e 1982 (na Guerra das 
Malvinas), onze casos foram relativos as disputas por soberania de territories ou aguas, enquanto 
que os demais poderiam ser classificados como "crises ideoI6gico-subversivas". Estas ultimas 
crises tomaram aspecto internacional por se coadunarem na disputa Leste-Oeste e serem objeto 
de iniciativa e da preocupacao de Estados-parte do Acordo. 

No contexto da confrontacao ideol6gica e de instabilidade polltica interna nos paises latino
americanos, da existencia de uma percepcao de que ocorreria urn efeito domino na regiao, da 
hegemonia exercida pelos EUA, e da intervencao ideologica de potencias extracontinentais em 
apoio a grupos locais, 0 TIAR aparentaria ser uma lernbranca tlpica da guerra fria. Assim, nao ha 
surpresa em associa-lo como parte integrante de urn periodo nlstonco do regime de seguranc;a 
regional e torna-se dificil integrar na analise outras evidenclas que apontariam 0 contrario. 

Mas ha uma evolucao significativa nos arranjos que afetam a seguranc;a intemacional nas 
Americas. De formas variadas, a conduta de solucees politicas'negociadas nos diversos conflitos 
centro-americanos, a reducao de valor e os acordos em tome de disputas em areas de fronteira na 
parte sui-americana tern ocorrido, desde 0 final dos anos oitenta, fora da cobertura diplomatica do 
TIAR. A reducao da violencia politica e das disputas internas ideologicas partem de uma 
trensformacao na percepcao da legitimidade e das possibilidades do uso da forc;as nas sociedades. 
As variadas iniciativas de acordos e de integrac;ao economicos, 0 florescer de regimes 
democraticos, a liberalizacao de economias e 0 avanco do Estado de Direito, em conjunto, formam 
novas condicoes para julgar a ac;ao politica e as preferenclas esfrategicas com relacao a 
legitimidade e a propriedade de empregar a forc;a armada na politica intemacional sob a cobertura 
do TIAR. Estas rnudancas significativas na regiao implicam em tres distintas categorias de 
fenomenos. 

A primeira categoria se relaciona com as rnudancas de percepcoes nacionais, entre 
governantes e formadores de opiniao, sobre 0 valor de reivindicacoes hist6ricas de territories e da 
aplicacao dos meios militares como forma de conquistar objetivos em disputas intemacionais no 
momenta em que novas estrateqias provocam urn grande impacto soclo-economico. Assim, os 
tradicionais interesses geopoliticos sao reavaliados, e na maioria das vezes, questionados quanta 
a objetividade do valor nacional. De Westphalia a Virtuopolis, a rnanutencao objetiva da soberania 
classica, sobre territories, populacoes, recursos naturais e outros bens materiais e sobre valores 
sirnbolicos de preservacao cultural, debilitou-se tam bern na America Latina. As demandas sociais 
para 0 desenvolvimento economico, pela produtividade e pela qualidade, sob 0 neoliberalismo ou 
para preservar ideias do Estado do Bern Estar Social continuam crescentes. Na interacao de 
interesses, sob a luz de processos decisorios democraticos, 0 crescente aumento do valor 
percebido por maior desenvolvimento social e economico, as expectativas de ganhos diversos com 
a interoependencla economica internacional e as possibilidade de coordenacao de politicas 
nacionais em nivel regional causam a minimizac;ao do valor classico de ganhos potenciais se for 



exercido a demanda internacional sobre direitos de soberania territorial. No momento em que a 
democracia lanca profundas raizes nos sistemas politicos dos palses latino-americanos, pode-se 
generalizar com sequranca que os governantes, as elites e a opiniao publica preferem a busca de 
urn consenso para relacoes construtivas e produtivas com vizinhos. Individuos e orqanizacoes , 
movidos pelo interesse pr6prio ou por idealismo, desenvolvem variadas iniciativas de inteqracao, 
com importantes impactos na propria concepcao da conduta de suas politicas nacionais 13. A 
conscientizacao sobre esses novas elos e do valor da consfrucao comum de uma esfera de 
progresso economlco, agora interligada, pelo impacto reciproco de declsoes, modifica a percepcao 
de sequranca -- 0 que e e como pode ser assegurada. 

Os paises americanos rapidarnente caminham para conviver com 0 paradoxo economico da 
mterdependencia, ao aceitar as perspectivas de ganhos economlcos atraves da cooperacao e da 
reducao dos comportamentos autarquicos. Entretanto, aceitam urn novo estado de relacionamento 
politico, com grande permeabilidade no relacionamento. Isto implica, a partir de agora, que ha urn 
potencial de custo escondido, ou seja, 0 custo incomensuravel se houver uma ruptura no processo 
de integrac;ao e urn retorno ao comportamento isolacionista! Assim, a consideracao sobre 0 usc da 
coercao nas relacoes regionais sera declinante, salvo a ocorrencia de estimativas grosseiras de 
comportamento ou de conspiracoes escusas na conducao da acornodacao de reivindicacoes 
hist6ricas conflituosas. 

A segunda categoria de mudancas volta-se para as relacoes militares tradicionais, as nocoes 
de balance de poder e as novas formas de iniciativas militares conjuntas na regiao. Como alguns 
estudos sistematlcos concluem, a nova agenda de relacees militares mudou-se dramaticamente 
na America do p6s-Guerra Fria14 

. Junto aos esforcos internos para estabelecer a ordem 
democratica nos palses, ha evidenclas que avancam rnudancas na politica militar, nos padroes de 
doutrina e na definic;ao de capacltacao operacional em muitas forcas armadas na regiao. Mais 
evidente sao os novas arranjos constitucionais que colocam as tnstltuicoes militares sob 0 controle 
civil em paises que antes conviviam com ditaduras. Debates internes sobre 0 papel das forcas 
armadas, de suas condicoes operacionais e hip6teses de emprego ocorrem agora tanto na 
imprensa como nos 6rgaos legislativos. Estas mudancas afetam sobremaneira nas novas formas 
de intercambio militar e transformam canais de comunicacao entre forcas armadas de diferentes 
paises Urn exemplo claro destas transformacoes observa-se nas agendas das diversas 
conferencias de forcas singulares que ocorrem todos os anos". A continuidade e 0 conteudo 
dessas reunioes profissionais se transformaram de discussoes sobre aspectos ideol6gicos para 
questoes operativas sob a 6tica da modernidade e da eficiencia das estruturas existentes. Novas 
ligac;oes para consultas se fortalecem, no nivel dos contatos diplornatico, no dos lntercambios entre 
estados-maiores e no das rotinas das unidades vizinhas nas fronteiras. A proliteracao de 
conferencias tematicas, tanto no rnais alto nivel de comando como a de Williamsburg (1995) e 
Sariloche (1996) como em niveis exercicios tecnicos aumentam 0 fluxo de tnformacoo e de 

13 A politizacao do processo, alem da manutencao do intercarnbio considerado tecnico ou sem controversla, e 
fundamental na caracterizacao da inteqracao regional que possa ir alern de um arranjo comercial; ver os 
argumentos de Ernst B. Haas e Philippe C. Schmitter, "Economics and Differential Patterns of Political Integration: 
Projections about Unity in Latin America," International Organization, XVIII (Autumn1964), p. 707. 

14 Francisco Rojas Aravena, ed. Medidas de Confianza Mutua: Verificaci6n. Santiago: FLACSO, 1996; 
Francisco Rojas Aravena, ed. Balance Estrabftgico y Medidas de Confianza Mutua. Santiago: FLACSO, 
1996. 

15 Thomaz Guedes da Costa, "A Conferencia de Exercitos Americanos Como Medida de Confianca Mutua e 
Cooperacao" Peace and Security in the Americas. Santiago: FLACSO, March 1994, pp. 1-2. 

31 



transparencia internacional sobre temas, capacidades, interesses e possibilidades de politicas 
nacionais16. 

A terceira categoria de mudanc;a e a nocao de que a transtormacao da seguranc;a bermsferfca 
evolui sem carnbios significativos no que se refere a valores institucionais. Entretanto, novos 
mecanismos sao agregados aos existentes. Em outras palavras, observa-se que uma prornocao, 
agora no pes-Guerra Fria, de ajustes cuidadosos na orqanizacoes, tratados e instituicoes 
existentes, tais como a Organizac;ao dos Estados Americanos, a Junta Inter-americana de Defesa 
e 0 Colegio Inter-americano de Defesa. Com 0 fim da guerra fria, a infroducao de novos 
mecanismos ad hoc de consultas entre paises provoca ajustes e modificam visOes sobre a 
efetividade das tnstituicces existentes. As novas presencas se tornam salientes, como ada criacao 
de uma comissao permanente para seguranc;a internacional no ambito da OEA. Talvez para a 
decepcao de alguns, as ideias e os chamamentos para rnudancas radicais nas instituic;oes 
existentes so encontram respostas e reacoes moderadas entre governantes e formadores de 
opiniao. 

Pode-se conjecturar que as causas desta atitude cautelosa em relacao as instituic;oes. Uma 
possivel explicacao fundamenta-se no argumento de que um quadro institucional, como 0 do regime 
de seguranc;a hemisferica, evolui certamente. Mas esta evolucao esta condicionada as demandas 
politicas variadas, como tambem a um certo grau de previsibilidade de que 0 produto da mudanca 
podera ser utilizado como um instrumento de Estado pela parte interessada na mudanca em si! Em 
termos da seguranc;a internacional, nota-se que nao ha um consenso robusto tanto sobre a agenda 
de preoeupacoes como sobre os mecanismos existentes para resolucao pacifica de confUtos - ou 
seja, nao ha ainda pressao politica ou disposicao circunstancial para surtir modificacao se levado 
em conta os novos desenhos de relacionamento do pes-Guerra Fria nas Americas. Talvez este seja 
o unico consenso que existe. Nao ha consenso, nem pressoes para uma confluencla de ideias, 
sobre quais itens sao mais relevantes na agenda de seguranc;a, sobre como os instrumentos do 
regime devem ser modificados, e sobre quais novos compromissos politicos devem ser acertados. 

Como Conclusao 

Da perspectiva historica e das silenciosas manifestacoes em torno da existencia do TIAR, 
pode-se esperar que 0 Tratado Inter-americano de Assistencia Reciproca devera permanecer como 
tal, com seus termos e possibilidades de apllcacao, num futuro proximo, inclusive ao se ver 
modificar alguns dos fundamentos da seguranc;a hernisferica. Sob a 6tica do uso da forca armada, 
principalmente de forma convencional, como parte de incentivos para a resolucao de disputas 
internacionais que envolvam paises americanos, 0 tratado rnantem sua validade. Para os 
diplomatas e governantes envolvidos com a seguranc;a de seus respectivos paises, 0 TIAR acaba 
funcionando como uma reserva para a aplicacao tradicional no formato de consultas e de 
converqencia de vontades para a ac;ao coletiva que venha preservar a paz e a seguranc;a (e 0 

status quo!). Ha um certo conforto com esta situacao. E nenhuma situacao ou argumento de 
retorica mostra-se suficientemente criativo ou forte para mobilizar a atencao de forcas significativas 
que pudessem promover mudanca no instrumento. Nao hci mudanca tambem nas condicoes de 
relacionamento, apesar de iniciativas de integrac;ao economica e sociais, que demonstrem uma 

16	 Sobre 0 papel de conferencias na atualidade inter-americana, veja Francisco Rojas Aravena, "Security Regimes 
in the Westem Hemisphere: A View from Latin America" in Lars Schoulz, William C. Smith and Augusto Varas, 
editors, Security, Democracy, and Development in U.S.-Latin American Relations, New Brunswick, USA, 
Transaction Publishers, 1994, pp. 182-189. 
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nova natureza no ambiente de relacionamento inter-americano que apontasse urn orquestramento 
para mudanca, como visto na tentativa de sugest6es de modemizacao do TIAR levado acabo em 
197517

. Pelo contrario , no momento em que 0 Tratado celebra cinqOenta anos de existencia, este 
silencio significa talvez urn novo tempo para novas abordagens de relacionamento harmonica e 
cooperativo no Hemisferlo Ocidental. Possivelmente, as novas avenidas de coopsracao possam 
fazer do TIAR urn instrumento inutil no novo cenario associado com uma maior integrayao politica 
regional. Talvez, como urn instrumento simb61ico da instituclonatizacao passada, nao seja 
necessario trocar seus artigos. Possivelmente, seus term os se apaqarao lentamente do quadro da 
polftica internacional. 

17 Ha 0 chamado Protocolo de 1975, quando paises americanos buscaram modernizar 0 TIAR. Mas este instrumento 
foi abandonado pela falta de entusiasmo e empenho internacional em levar acabo 0 processo de ratiticacao, tanto 
em nivel nacional, como internacional. 
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