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PARA OS E U A  ( Q U A L I D A D E  DE EXPORTACAO) 

] LADO DE PROCURA NECESSITAOO PARA (;AIR DA ZONA DE PROCE:DI~NCIA 
PARA OS E U A  ( Q U A L I D A D E  DE EXPORTACAO) 

-~--  ESTIMATIVA MI~DIA DA OFERTA/PROCURA DE COCA iNA  QUE SAI  DA 
ZONA DE PROCEDI~NClA ( Q U A L I D A D E  DE EXPORTA(;~AO) 

Figura I. Quantldade Estlmada de Cocafna Que Sai da America do Sul para os 
Estados Unidos, 1996-2002. 

Metodolog la  para  Estimar a Magni tude  do Fluxo de  C o c a i n a  

Esta estimativa utiliza uma metodologia que combina tanto an61ises de oferta e de procura 
como de demanda de dados de p r o d u ~ o ,  consumo e dados de confisco para estimar a quan- 
t idade de coca ina que sai da Am6rica do Sul. Este enfoque proporciona uma estimativa da 
magni tude do fluxo de drogas confrontada pelas for(~as de interdig~o na Zona de Tr~nsito e dife o 
rencia a quant idade que se dirige aos EUA em r e l a ~ o  aos mercados no exterior dos EUA. Em 
2002. calculou-se que foram enviadas cerca de 544 toneladas m6tricas da Am6rica do Sul para 
os Estados Unidos e 316 toneladas m6tricas adicionais para mercados fora dos EUA. Nem toda a 
coca ina chegou aos seus mercados de destino devido a perdas em caminho tais como confis- 
cos e consumo. 
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Avalia .,io Anual do Movimento da Cocaina Para 2002  

Desenvolvimentos 
Significativos 

As forfas de combate ao narcotr6fico lograram um importante feito em 2002 

reduzindo o cultivo da coca andina em 8% em fins de 2002 por meio de eficientes 

esforfos de erradicaf~o na Col~mbia. Embora os traficantes ainda pudessem atender 

it procura mundial durante 2002, poderia surgir maior tensao entre a oferta e a 

procura em fins de 2003 quer nos aumentos de prefo no varejo ou na redu~o dos 

niveis de pureza ou ambos. Manter este resultado favor6vel exigir6 en6rgico combate 

ao narcotr6fico em todas as Zonas de Fornecimento e de Tr~tnsito em 2003 visto que 

os traficantes e plantadores de coca se adaptam aos programas de combate ao 

narcotrdfico. 

A en6rgica erradicac;fio em quatro das principais zonas de cultivo da Col6mbia  reduziu 

a safra da coca em 15% no final de 2002---0 primeiro decr6scimo observado na safra 
colombiana durante urea d6cada. 

An que se sabe a Col6mbia  pulverizou urea firca 38% maior  em 2002 do que em 

2001. o quc causou drfisticas rcduFOcs na produfffio dc coca has rcgi6cs de 

produt;fio de coca em Putumayo.  Narifio. None  de Santander e Caquetfi. 

Os agricultores de coca colombianos  nfio foranl capazes de contrabalanc;ar estes 

trabalhos de erradica~;fio mesmo plantando em ;.ireas de cultivo n;3o tradicionais 

tais como nos Departamentos (Estados) de Antioquia. Vichada. e Santander. A 

viol6ncia tamb6m perturbou us atividades de colheita, o que provavelmenle por 

sua vez lbi um tator no decr6scimo do cuhivo da coca. 

• O cultivo da coca no Peru e na Bolfvia aumentou em 2002. por6m a produ~;fio 

potential  de cocaina nestes parses permaneceu constante pois s~o necessfirios 

cerca de dois anos para que novos campos  amaduret;am completamente .  No 

entanto, os prec;os continuamente elevados, juntamente  corn os disttirbios socials 

e o incremcnto da procura em outros mercados aldm dos EUA poderiam levar a 

aumentos na produgfio da cocaina naqueles parses em 2003. 

Apesar do 6xito na erradicac;fio na Col6mbia.  os traficantes ainda assim loram capazes 

de t ransponar  suficiente cocaina da Am6rica do Sul para os Estados Unidos c outros 

mercados mundiais em 2002 para assegurar que o lornecimento de cocafna atendesse 

a procura mundial. 

• Aparctuemente  pret;os eslfiveis no varejo e niveis de pureza nos Eslados Unidos e 

na Europa. juntamentc  corn os relat6rios de satide ptiblica dos EUA. parecem 

indicar quc a cocafna podia ser facilmente obtida nos mercados mundiais em 

2002. 
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Figura 2. Fluxo Esfimado de Cocafna por Vetor, Janeiro-Dezembro de 2002. 

• Os confiscos a nfvel mundial permaneceram elevados em 2002 mas nfio chegaram 
a afetar a capacidade dos traficantes de manter os mercados mundiais de cocafna 
amplamente abaslecidos. 

• Como a erradica~fio em larga escala teve lugar principahneme em fins de 2002. t5 
poss/vel que os mercados de coca/na experimentem certa escassez em 2003 - - q u e  
pode ser ainda maior se os confiscos continuarem em niveis e l e v a d o s - - o  que se 
poderia manifestar em aumentos de prec/os e/ou diminuiq/io da pureza. 
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Contfnuos estbrgos de combate ao narcolr;ifico em todas as Zonas de ProcedSncia e de 
Trfinsito em 2003, inclusive extensa pulverizagfio adicional na Col6mbia, serfio neces- 
sfirios para limitar ainda mais a produ~:fio de cocai'na andina e as operaq6es de narco- 
trfifico, especiahnente porque o fixito continuado de combate ao narcotrfifico na 
Col6mbia poderia causar um incremento na produgfio em outros parses na Zona de 
Proced6ncia. 

• No Peru e na Bolivia. a indfislria de cocaina conlinuaria a se recuperar 'a medida 

que possfveis estoques reduzidos de coca na Col6mbia e elevada procura dos 

consumidores na Europa e na Amdrica do Sul continuam a estimular preqos de 

coca exlrenlanlenle elevados. 

• O Mdxico confinuarfi a ser o principal pa/s de Zona de Trfinsilo para a cocaina que 

se destina aos EUA apesar dos eslbrgos do Presidenle Fox de fortalecer a 

cooperagfio bilateral de combate ao narcotrfifico. 

C O N F I S C A C O E S  G L O B A I S  POR Z O N A  
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[ ]  TR,~NSITO AO E U A  

[ ]  ZONA DE FORNECIMENTO/PROCED~'NCIA 

Figura 3. Tend~,ncias Globais de Confisco. Embora os confiscos de coca [na  tenham a u m e n t a d o  
consideravelmenfe em certas regi6es, o indice g lobal  de confiscos pe rmaneceu  relat ivamente estovel durante os 
Qltimos 7 anos. Confiscos na Zona de Tr(bnsito em 2001 e na Zona de Proced~ncia em 2002 aumenta ram cerca de 
30% em relag(~o ~bs medias dos anos anteriores. Sem embargo,  o fofol dos confiscos mundiais para esfes dois anos 
foi inferior a 10% ac ima da  media  dos 5 anos anferiores. 

TendGncias 
Gerais 

O lluxo estimado de cocafna que saiu da AmErica do Sul para os Estados Unidos em 
2002 foi praticamente identico ao de 2001. ou seja de cerca de 550 toneladas mdtricas. 
Da quanlidade avaliada de cocal'na de qualidade de exportagfio que saiu da Am&ica do 
Sul em 2002. cerca de dois tergos (544 toneladas metricas) destinava-se aos Estados 
Unidos. Desta quantidade, cerca de um tergo ( 192 toneladas mdtricas) foi confiscado 
ou consumido em viagem, restando disponfveis cerca de 352 toneladas mdtricas de 
cocafna de qualidade de expona~;fio disponfveis nos mercados dos EUA em 2002. pra- 

ticamenle igual a 2001. 



Figura 4. Go-Fasts Movimentam a Parte do 
Le~o da Cocaina. Frustrados com as eleva- 
das perdas de coca ina a bordo dos barcos 
de pesca, os traficantes no Pacifico agora 
utilizam pr incipalmente go-fasts como seu 
principal meio de transporte. Go-fasts como 
o que se pode ver na flgura oferece um 
meio de transporte mais dificil de capturar e 
mant6m o tamanho de carga reduzido, 
mantendo assim as perdas de carga ao 
minimo caso seja interditada ou perdida de 
outra forma. 

[] O Corredor M6xico/Amdrica Central continuou a ser a rota principal para 
movimentar a cocafna para os Estados Unidos--cerca de 72% passou por este 
corredor. Outros 27% passaram pelo Corredor do Caribe e somente se 
documentou 1% oriundo diretamente da Am6rica do Sul para os Estados Unidos. 

[] Os traficantes continuaram a contar principalmente corn o Vetor do Pacifico para 
transportar a major parte da cocaina atrav6s do Corredor do M6xico/Am6rica 
Central em direr:rio aos Estados Unidos. utilizando principalmente go-fasts 
(pequenos barcos de alia velocidade) ao inv6s de barcos de pesca durante os 
61timos tr(~s trimestres do ano. Esta prcfer~3ncia por go-fasts provavelmente deve- 
sea urea reac/fio "~s importantes perdas a bordo de barcos de pesca. 

[] A Jamaica destacou-se como um ponto de destino favorito para a cocafna 
transponada atrav6s do Corredor do Caribe para os Eslados Unidos. Mais cocaina 
foi transportada para a Jamaica durante todos os trimestres de 2002 do que para 
qualquer outro destino no Corredor do Caribe. A maior pane deste transporte foi 
efetuada por meio dos go-fasts. 

Mais de um terqo do fluxo avaliado de cocafna que saiu da Am6rica do Sul (316 tone- 
ladas m6tricas) em 2002 foi transportado para Zonas de Chegada fora dos EUA. 
Quase tr~s quartos do fluxo estimado de cocafna para fora dos EUA se destinavam aos 
mercados europeus. 

Figura 5. Go-Fasts e Rendezvous LSV No Pacifico os 
traficantes que utilizam barcos go-fast para transportar 
cocaina para o M~xico devem contar com barcos de 
pesca que funcionam como EmbarcaqOes de Apoio 
Logistico (LSV) para reabastecimento de combusfivel 
e consertos. 
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Figura 6. Confiscos na Col6mbia Maiores do que uma Tonelada M~trica. Os confiscos de coca ina  na 
Col6mbia em 2002 foram 45% maiores que em 2001 (55 toneladas metricas comparadas  corn 38 toneladas 
metricas) porque os militares colombianos e os esfor?os de c o m b a t e  ao narcotrafico das for?as da  lei se 
concentraram em 6reas de transbordo conhecidas. Quase todos os 18 confiscos de cocaina que foram 
de 1 tonelada metrica ou mais ocorreram na costa ou pr6ximas 6 costa colombiana.  
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