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Abstract

This article concentrates on economic integration at the

supranational level. On the one hand, it is argued that

economic integration concerning some advanced economies since

the eighties are part and parcel of the whole process of

restructuring connected with the present crisis of the

capitalist system. On the other hand, attention is paid to

the creation of a common market in South America concerning

Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Some issues in terms

of geopolitics relating with America as a whole, South

America and the national territories are then raised.

Os processos de integra~ao economica supranacional estao

na ordem do dia. De fato, constituem aspectos importantes das

evolu~oes em curso na economia mundial na atualidade a grada

tiva constitui~ao de mega-blocos comerciais na America do Nor

te e na zona asiatica do pacIfico e a perspectiva de funcio-
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namento da maior parte da Europa OCidental como urn so pals a

partir de 1992.

Alem de implica~oes de ordem ~conomica, associadas entre

outras coisas a fluidez intra-blocos de capital, for~a de tra

balho e meios de consumo de urna forma geral, tais processosde

integra~ao econornica acenam com desdobramentos -- associados
com as repercussoes de cunho economico ao nivel das

rela90es entre poder e espa90. Realmente, a contrapartida

da livremobilidade no interior dos mega~blocqsdevera

tomar a forma de maiores rugosidades nas rela90es entre

as economias em processo deintegra~ao e terceiros Esta

dos. Pelo menos no que concerne a Europa, urn territorio

devera se constituir onde a fluidez no espa~o interior
espa90 de manifesta9ao de poder dos protagonistas da inte

gra9ao - devera fazer contraste com a espessura das "muta
lhas" erigidas em seu entorno.

t 0 aspecto das rela90es entre poder e espa90 nos
cessos de integra9ao economica que cOnstitui 0 foco geral
aten9ao deste artigo. Em particular, far-se-a referencia
assunto com respeito a integra9ao na America Latina, pondo
relevo a mais recente investida nesta dire9ao: 0 Tratado
Assunc;:ao,firmado em mar90 de 1991 para a c:onstitui9ao de
mercado comum envolvendo Argentina, Brasil, Paraguai e
guai Mercado Comum'do Cone SuI (MERCOSUL).

Saliente-se porem desde logo que 0 texto tem urn carater

de registro de algumas reflexoes sobre a problematica geral da
integrac;:ao economica e particularmente a latino-americana. Re

flexoes estas associadas ao processo de constituic;:ao de um nu
cleo de pesquisa sobre 0 assunto no ambito do Departamento de
Ciencias Economicas (mas nao exclusivamente) da UFSC. rsto e
dito para argumentar que nao se trata aqui senao de levantar
algumas questoes com relac;:ao a uma tematica que se anuncia am
pIa e complexa.

o artigo: 1) contextualiza os processos de constitui9ao
dos mega-blocos economicos; 2) aborda aspectos da integrac;:ao
latino-americana numa perspectiva historica, desde as formu

lac;:oes no seio da CEPAL ate a aproximac;:ao entre Brasil e Ar-
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gentina nas gestoes Sarney e Alfonsin, culminando corn 0 Tra

tado de Assun~ao; 3) enfoca 0 processo integracionista no Cone

Sul formalizado por este tratado, ressaltando algumas impli

ca~oes de cunho geopolItico.

Cr-esc1JlleDto, crise e reestrutur~ da economia llUDdia1

As tendencias contemporaneas deintegra~ao economica, cu

ja dimensao talvezmais divulgada se relaciona a conforma~ao

dos grandes blocos regionais do Atlantico Norte, zona asiatica

do PacIfico e Comunidade Economica Europeia, devem ser olha

das como parte integrante do processo global de reestrutura

~ao que caracteriza 0 mundocapitalista neste final de seculo.

Reestrutura~ao que, por seu turno, pode ser interpretada como

uma especie de resposta a crise do mode.lo de desenvolvimento

observado no centro do sisternacapitalista mundial nas primei

ras decadas desde 0 imediato pos-Segunda Guerra Mundial. Que

desenvolvimento e que crise?

Entre 0 segundo pos-guerra e 0 final dos anos 1960 as

economias centrais experimentaram uma expansao sem preceden

tes na historia do capitalismo. De forma associada corn a ins

tala~ao duravel nestas economias de urn modelo de desenvolvi

mento abrigando, de urn lado, urn regime de acumula~ao intensi

va corn consumo de massa e, de outro, urn conjunto de regras

implicitas e mecanismos institucionais que permitiam a evo-

lu~ao articulada entre as esferas da produ~ao e da demanda

sociall, 0 periodo apresentou niveis crescentes de investi-

mentos ern capital fixo, uma rapida esca.lada dos indices de

produtividades -- aos quais encontravam-se indexados os sala

rios dos trabalhadores -- e a penetra~ao da economia indus

trial ern praticamente todas as atividades voltadas para 0 con

sumo popular..

o padrao de industrializa~ao associado ao "boom" economi

co tinha entre seus trayos marcantes a utiliza~ao em larga es

cala de formas tayloristas e fordistas de organiza9ao do tra

balho. Vale dizer, uma elevada mecaniza~ao e uma profunda di

visao tecnica do trabalho. E 0 que deve ser salientado e que
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e justamente este paradigma tecnologico, articulado entre ou-

tras coisas com 0 esgotamento da norma geral de consumo ca-

racteristica do pedodo, que parece sit':1.ar-se no centro da

deflagra~ao da crise deste modelo de desenvolvimento, crise
que adquiriu contorno mais nitidos a partir do come~o dos anos

1970.

Num contexto de, primeiro, redu¢ao nos ganhos de produ~

tividade, em associa~ao com uma crise do proprio processo de

trabalho, e, segundo, queda na relaQao produto/capital -- os

dois processos ocorrendo sobre urn pano de fundo marcado pelo

aumento da inflaQao -', 0 crescilnento economicodo pCs-guerra

transformou-senuma estagnaQao duradoura cuja'facemais dra
matica foi a escalada do desemprego e 0 estremecimentodas ba
ses do Estado de Bem Estar. As principais rea~oes a esta crise

de produtividade e rentabilidade foram, por parte do Estado, a

generaliza~ao das polIticas de austeridadevisando a redu~ao

da infla~ao e, por parte do empresariado, a eleva~ao da mobi
lidade do capital tanto dentro dos respectivos espa~os nacib~

nai~2 como ao nivel internacional, num caso e no outro tendo

como motiva~ao a busca de novos espa~os de valoriza~ao,do ca
pital; ambas as tendencias contribuIram para 0 agravamento
da crise do emprego.

A internacionaliza~ao da produ~ao teve contudo, repercus
soes importantes para alguns paIses da periferia do mundo ea
pitalista: significou a orienta~ao de processos produtivos
exigindo sobretudo trabalho poueo' qualificado para regioes 'do
planeta apresentando baixos nIveis de salario e "elima" so
cial favoravel (garantido via de regra por regimes repressi
vos) a taxas elevadas de explora~a03 Os anos 1970 testemu
nhariam desta forma 0 surgimento de "paises recentemente in
dustrializados", exportadores de manufaturados: na Asia, os
"tigres", isto e, Coreia do SuI, Taiwan, Cingapura e' Hong
Kong; na America Latina, sobretudo Brasil e Mexico.

Entretanto, urn outro choque do petroleo ao final dos anos
1970 levaria os governos dos paises centrais a aprofundar suas
politicas recessivas. De uma situa~ao geral de estagna~ao,

essas economias mergulham numa efetiva recessao cujos efeitos
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rapidamente atingem 0 Terceiro Mundo, atraves principalmente

da brusca retra~ao do comercio mundial e, tendo ern vista a

escalada das taxas de juros internacionais, do agravamento do

problema da divida externa.

t ern rela~ao a tal contexto de crise manifesta que deve

ser considerado 0 que tern sido designado como "atual revolu

~~o tecnologica", cujo principal tra~o ea penetra~ao do mi

croprocessador e das interfaces eletronicas tanto na fabrica

~ao de novos produtos como no proprio processo de trabalho4.

Anunciadora de uma "nova engenharia produtiva"S, a revolu~ao

da microeletronica signifiea a tentativa de delineamento de urn

paradigma industrial -- que apresenta "integra~ao" e "flexi

bilidade" como palavras-chave ern materia de organiza~ao da

produ~ao -- sobre 0 qual possa assentar-se urn modelo de desen

volvimento ern sUbstitui~ao ao do crescimento do pos-guerra.

Significa, pode-se dizer, a pavimenta~ao de uma "via tecnolo

gica" como tentativa de supera~ao da segunda crise estrutural

do eapitalismo no seculo xx.

Dentro de uma atmosfera de crise ern que a manuten~ao dos

mereados passa a se configurar cada vez mais importante e on

de, ern resultado, aeentua-se 0 protecionismo, 0 dominio de

novas teenologias ganha mais do que nunca a condi~ao de ele

mento fundamental da competi~ao intercapitalista. t ilustrati

vo disto a postura adotada pelos governos das quatro na~oes

europeias mais importantes reunidos ern Londres ern meados de

1984: ern eonjunto, aprovaram programas de fomento ao desenvol

vimento tecnologieo corn 0 objetivo declarado de alean~ar rapi

damente urn grau de eoopera~ao ern termos de tecnologia, de modo

a afastar 0 espeetro da "vassaliza~io" daseconomias euro

peias pelos concorrentes estrangeiros, como colocou na ocasiio

o entio ministro frances da Industria6.

A eonstitui9ao dos mega-bloeos alinhar-se-ia exatamente

nesta tendencia de aeirramento da concorrencia entre grandes

organismos economicos no centro do sistema eapitalista mun

dial. Revolu9ao tecnologica corn busca incessante de inova9io

e eontrole do savoir faire e, de outra parte, integra9io eco

nomica ern escala supranacional, parecern portanto duas forrnas
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de manifesta~ao de tal intensifica~ao na disputa por mercados

cada vez mais mundializados. Na esteira destes processos ob

servam-se 0 protecionismo crescente, os subsIdios as exporta
~oes desempenhando urn papel mais e mais importante e verdadei
ras guerras comerciais7, fenomenos tanto mais curiosos quanta

mais intenso e 0 discurso neoliberal emmeio ao qual se mate
rializam, como bem assinala Vizentini8•

Dos tras·blocos supranacionais que constituem a marca por

excelencia dli iIi.tegra~ao em escala mundial,o da zonaas1atica

do Pacifico e comumente destacado como 0 maispromissor no

sentido da possIvel constitui~ao de uma nova "economia:--mundo"9,

na forma empregada por Braudel10. Composto pelos"tigresasia
ticos" e tendo a testa 0 Japao, este mega-bloco ganha cada vez
mais a condi~ao de centro das finan~as mundiais (Japao) e,
lan~ando inclusive mao de estrategias como a cria~ao de Zonas
de Livre Comercio -- caracterizadas como enclaves dentro dos

paIses (Coreia do SuI, Taiwan..• ) com autoridade propria e on
de ~ investidores estrangeiros saooferecidas todas as con-

- - - 11di~oes para a produ~ao eexporta~ao de manufaturados
qualifica-se perante a ~omunidade internacionalcomo polo de

desenvolvimento de novas industrias de alta tecnologia. 0 blo

co do Atlantico Norte, se bern queincorporando a na~ao capa
talista hegemonica,apresentaria como maior vulnerabilidade
exatamente a situa~ao economica deste pals: diz-se que os
Estados Unidos encontram-se firmes na rota da "brasilianiza
~ao", ou seja, crescentemente endividados e com desigualda
des sociais que so fazem se agudizar12. A Comunidade Economica
Europeia, por sua vez, nao ~ra a partir de 1992 senao ratifi
car 0 carater de autocentragem que ja caracteriza 0 seu comer
cio: em 1987, 58% de suas transa~oes eram intra-regionais13.

o elevado desemprego que aflige essas economias, 0 ensaio cada
vez mais vislvel de abertura da Uniao Sovietica em dire~ao ao
Ocidente e a reunifica~ao alema, cujas repercussoes no ambito
da economia germanica ja come~am a se fazer sentir em toda a
sua amplitude, tornam diflcil qualquer visao mais precisa so
bre 0 futuro do bloco e ate mesmo sobre 0 significado deste
processo de integra~ao em termos de jogo de for~as no seio da
economia mundial.
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Integra~ao eeonOmica na Aaeri.ca Lati.na

Nao e somente entre economias centrais ou com a necessa

ria participa9ao destas que sao observados processos de inte

gra9ao econom~ca supranacional. Pelo menos na America Latina

o tema da integra9ao e de fate bastante antigo. Como assinala

Silva1 4, no inicio do seculo passado Simon Bolivar ja defendia

uma uniao latino-americana. Nas iiltimas decadas daquele seculo

e no principio do atual,o assunto e retomado, sendo privile

giada a otica de preserva9ao dos valores socio-culturais, con

siderada forma de garantia da independencia face a penetra9ao

de valores estrangeiros.

Mas nao seria senao a partir do segundo pos-guerra que as

propostas integracionistas para a America Latina adquiririam

o carater de verdadeiro movimento e que 0 debate em torno das

questoes pertinentes ao assunto revelar-se-ia mais sistemati

co nos foros internacionais. Particularmente com a cria9aO do

CEPAL (Comissao Economica para a America Latina, das Na90es

Unidas) em 1948, a discussao sobre a integra9ao no continente

ganha importante impulso. Sendo postulado no ambito da CEPAL

que 0 problema do atraso na America Latina requeria a dinami

za9ao dos produ90es nacionais, com mudan9as institucionais e

incorpora9ao de proqresso tecnico de modo a ampliar a produti

vidade, e tendo em vista a necessidade de mercados suficien

temente amplos para amparar 0 crescimento industrial, a cria

9ao de urn mercado regional latino-americano passa a ser cada

vez mais apontada como imprescindivel.

Assim e que, na qualidade de desdobramentos de intensos e

longos processos de discussoes e negocia90es, materializam-se

ao longo dos anos 1960 tres das mais importantes iniciativas

de integra9ao no continente: ALALC (Associa9ao Latino-America

na de Livre Comercio), corn participa9aode Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Paraguai, Peru, Uru

guai e Venezuela; MCCA (Mercado Comum Centro-Americano), en

volvendo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nica

ragua; Pacto Andino (subgrupo da ALALC), corn Chile, Bolivia,

Colombia, Equador, Peru e Venezuela.
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Dos tres programas, 0 Pacto Andino foi 0 que aparentemen

te colocou de modo maia explicito 0 problema de urna efetiva

integra~ao: eram visadas medidas qwe possibilitassem a coorde
na~ao dos pIanos nacionais de desenvolvimento e a harmoniza

~ao das pollticas economicas e sociais, aparecendo a libera

liza~ao comercial apenas como urn entre varios outros aspec

tosl S• A crise tanto da ALALC, evidenciada em meados dos anos

1970, como do MCCA, sobretudo a partir de 1969, possui segundo

as evidencias liga~ao com a concep~aopor demais "comercia

lista" dos respectivos acordos. No caso da ALALC, especifica

mente, os problemas pareciam relacionar-se acima de tudo com

a falta de cumprimento dos proprios princIpios fundamentais

do programa: sendo a liberaliza~ao alfandegaria 0 elemento
chave daquele acordo, a relutancia dos participantes em rela
~ao a dinamiza~ao deste processo nao poderia senao significar

graves problemas de implementa~ao do programa.

A tal ponto que, por urna serie de razoes importantes en
volvendo sobretudo uma extrema dificuldade no cumprimento do
principio do comercio equilibrado entre os palses, a falta de
regulamenta~ao a respeito da localiza~ao de novas industrias
no conjunto do espa~o formado pelos palses, a inexistencia de
uma harmoniza~ao das· pollticas macroeconomicas nacionais, 0

agravamento das disparidades sobretudo em termos de desenvol
vimento industrial e tambem a manifesta~ao deoposi~oes in
ternas em cada pais, ligadas ou nao ao ideario de manuten~ao

da soberania nacionall 6, a ALALC esgotou-se e foi substitulda
em 1980 pela ALADI (Associa~ao Latino-Americana de Integra
~ao). A partir de entao, com objetivos menos ambiciosos e com
maior dose de realismo e flexibilidade, a enfase passaria a
ser a integra~ao economica por convergencia, com base em pro
gramas de menor amplitude seja em termos setoriais, seja em
termos geograficos.

No que coneerne especificamente ao Cone Sul, aos anos
1980 testemunharam sobretudo uma importante e, ate certo pon

to, inusitada aproxima~ao entre Brasil e Argentina. Princi
palmente a partir da ascen9ao ao poder de Alfonsin na Argen
tina, em fins de 1983, e de Sarney no Brasil, em 1985, come~a

a evoluir de forma marcada urn ample entendimento envolvendo 0
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tema da integra~ao economica, cujo marco inicial foi a Decla

ra~ao de Igua~u em novembro de 1985. Constituem etapas rele

vantes do processo de entendimento entre os governos Sarney e

Alfonsin a Ata para a Integra~ao Brasil-Argentina (criando 0

Programa de Integra~ao e coopera~ao Economica, com doze proto

colos), assinada em julho de 1986, a assinatura de mais cinco

protocolos em dezembro deste mesmo ana e sobretudo 0 Tratado

de lntegra~ao, Coopera~ao e Desenvolvimento, firmado em no

vembro de 1988, onde e estabelecida a forma~ao de urn mercado

comum entre os doispaIses dentro de urn prazo de dez anos.

Em julho de 1990, ja nas gestoes Menem e Collor, Argen

tina e Brasil reduzem para 31 de dezembro de 1994 0 perlodo de

forma~ao do mercado comum. Ao mesmo tempo, e constituido urn

grupo de trabalho para conduzir a integra~ao e firmado urn Tra

tado para 0 Estabelecimento de urn Estatuto das Empresas Bina

cionais Brasileiro-Argentinas, sendo assinados 24 protocolos

dispondo sobre a abordagem de questoes especlficas.

Menos de urn ana depois, em mar~o de 1991, Argentina e

Brasil, assim como Paraguai e Uruguai, assinam em Assun~ao urn

tratado para a constitui~ao de urn mercado comum. Quadripartite,

portanto, 0 tratado busca estabelecer 0 livre comercio entre

os Estados Partes. Inten~ao que, ao que tudo indica, tern entre

os principais elementos motivadores 0 entendimento segundo 0

qual a integra~ao economica se configura como alternativa ba

sica para 0 gradual esgotamento das possibilidades de expansao

baseada nas exporta~oes para mercados tradicionais sobretudo

na America do Norte e Europa.

MERCOSUL: Novo ingrediente na geopolitica aaericana?

A tentativa de constitui~ao de urn mercado comum no Cone

SuI nao pode ser desvinculada dos processos mais globais em

curso na economia mundial neste final de seculo. Os quatro

Estados Partes justificam a assinatura do Tratado de Assun~ao

nao apenas pelo que a amplia9ao dos mercados nacionais devera

significar, segundo eles, em termos de desenvolvimento cien

tifico e tecnologico e de moderniza9ac capaz de melhcrar as
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condi¥oes de vida de suas popula¥oes. 0 mercado comum mostra

se tambem importante "tendo em conta a evolu¥ao dos aconteci

mentos internacionais, em especial a consolida¥ao dos gran

des espa¥os economicos, e a importancia de lograr uma adequa
da inser¥ao internacional ( ••. ),,17 para suas economias; as

sim, 0 processo de integra¥ao representado pelo MERCOSUL

"( •.. ) constitui uma resposta adequada a tais acontecirnen

tos,,18 na esfera mundiaL

Uma resposta, frise-se, envolvendo questoes extremamente

complexas. Fundado na reciprocidade de direitos e deveres en

tre os Estados Partes, 0 Mercado Comum do Sul implicara, apos

o periodo de transi¥ao entre a assinatura do Tratado e 0 seu
efetivo estabelecimento em 31/12/9419, periodo ao 10ngo do
qual ocorrera uma progressiva libera¥ao comercial, nada menos

do que: a inexistencia de quaisquer obstaculos a livre e total
circula¥ao de fatores produtivos, bens e servi¥os na area de

influencia; uma postura comum dos protagonistas frente a ou

tros Estados em termos de tarifa externa e politica comer
cial; politicas macroeconomicas e setoriais coordenadas, de

modo a garantir aos participantes condi¥oes adequadas de con
correncia; a harmoniza¥ao das legisla¥oes, de maneira a forta

lecer 0 proprio processo de integra¥ao.

Objetivos sem duvida ambiciosos, que transcendem aque-

les estampados em acordos comerciais mais tradicionais, onde

tende a ser contemplado nao mais do que 0 desaparecimento de

barreiras alfandegarias as trocas de mercadorias. Metas nao

apenas ambiciosas, mas relacionadas com problemas de tamanha
complexidade20 que 0 Tratado previu a constitui¥ao de um Con

selho do Mercado Comum e um Grupo Mercado Comum, respectiva

mente orgao superior e orgao executor domercado comum, sendo
ainda facultada ao segundo a possibilidade de constituir os
Subgrupos de Trabalho necessarios ao adequado cumprimento do
Tratado2l.

Passando ao largo das evidentes dificuldades inerentes
a constitui~ao de um processp integrativo tao complexo e ~an

gente, por um lado, e do entusiasmo de posi~oes que avaliam
que com 0 MERCOSUL "( ... ) a sub-regiao tera dado um signifi-
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cativo passo adiante em sua inser¥ao no novo esquema da eco

nomia mundial,,22, por outro lado, temas - entre varios ou

tros - que sozinhos justificariam uma reflexao demorada sobre

a integra¥ao no Cone SuI, pode-se aflorar a respeito do as-
o - d ~ d If 23sunto urn t~po de questao que nos ias pos-Guerra 0 Go 0

freqHentou com assiguidade a agenda dos observadores das rela

~oes internacionais e a imprensa mundial: a questao da geo

politica.

Exercida, conforme Becker, "em termos das rela~oes entre

espa~o e poder,,24, a geopolitica enquanto problematica asso

ciada a integra¥ao no Cone SuI nao se coloca, obviamente, da

mesma forma como era referida no rescaldo do ultimo conflito

do Oriente Medio. Naquele caso, 0 foco de aten¥ao eram os des

dobramentos do conflito em rela¥ao a uma ordem internacional

que, a despeito da consolida¥ao como potencias economicas de

paises da Europa Ocidental e do Japao, mantinha-se em termos

politicos e militares essencialmente bi-polar desde 0 pos

Segunda Guerra Mundial. Desdobramentos tendo como pano de fun

do, alem do "sucesso" militar do Ocidente no Golfo Persico,

os recentes eventos do Leste europeu e as proprias

internas da Uniao Sovietica.

questoes

No que diz respeito a integra¥ao no Cone SuI trata-se, ao

inves de geopolltica mundial, construida sobre a base de urn

jogo de for¥as concernindo aos diversos territorios do plane

ta, de considerar a rela¥ao espa¥o-poder em tres dimensoes

principais: no contexto global das Americas, area de domina

¥ao por excelencia por parte da na¥ao capitalista hegemonica;

no contexto da America do SuI, onde se coloca boa parte da

questao da integra¥ao latino-americana e area em que a convi

vencia sobretudo entre os paises mais influentes nao tern se

mostrado isenta de animosidades; no contexto de uma diversi

fica¥ao das sociedades locais que integram os Estados Partes

do mercado comum, escala onde devera repercutir de forma par

ticular a livre circula~ao de bens, servi~os e fatores produ

tivos provocada pela integra¥ao economica.

Nao se pretende aprofundar aqui nenhum destes temas: nem

este e 0 objetivo do texto, nem 0 espa~o de urn artigo comporta
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tal empreitada. 0 que segue nao faz, portanto, senao eSbOQar

problematicas de analise que poderiam ser incorporadas num

programa de investiga¥oes sobre a integra¥ao economica no Cone

Sul e, mais amplamente, na America Latina.

Enfocar a integra¥ao no Cone Sul em termos geopolIticos

dizendo respeito ao continente americana como urn todo implica

relacionar aquele processo a evolu¥ao do mega-bloco do Atlan

tico Norte e aos interesses estrategicos deste vis-a-vis do

continente.

A cria¥ao do MERCOSUL significa, de uma forma ou de ou

tra, repetir na America do sul urn tipo de iniciativa recente

mente materia1izada ao Norte da linha do Equador: 0 Acordo de
Libera1iza¥ao Comercia1 assinado em outubro de 1987 por Esta

dos Unidos e Canada e em vigor desde janeiro de 1989. Com ob

jetivos ambiciosos, ja que e contemp1ado muito mais do que a

queda das barreiras a1fandegarias, e indo aoencontro dos in

teresses das mu1tinacionais americanas, dos exportadores cana

denses e dos respectivos governos25,
0 projeto de 1ibera1i

za¥ao foi em seguida estendido na dire¥ao do Mexico. A ideia
do governo Bush, entretanto , e nada menos do que a cria¥ao de

urn mercado unificado em todo 0 continente americano: com efei
to, dentro do que foi chamado "nova po1Itica dos Estados Uni

dos em re1a¥ao a America Latina", Bush propOs em junho de 1990

o inIcio das conversa¥oes visando a e1imina¥ao das barreiras
comerciais entre aque1e pals e 0 conjunto dos paIses 1atino
americanos26

Pe10 menos dois tipos de questoes podem ser 1evantados a

respeito das motiva¥oes de tal proposta. Urn se refere a posi
¥ao da economia norte-americana num contexto mundia1 de forta

1ecirnento do protecionismo entre b1ecos de paIses. Outro tern a
ver com a estrategia po1Itica global dos Estados Unidos em re
1a¥ao a America Latina. Ambos se enfeixarn no tipo de atitude
que, aparenternente, vern sendo adotado por aque1e pals em re1a
¥ao ao continente.

No prirneiro caso, a busca da intensifica¥ao cornercial nas
Americas, apresentada como "( ... J urn gesto de confian¥a em

resposta aos paIses 1atino-arnericanos que recentemente come¥a-



· d 't 1 t ,,,27 d s rram a abr~r seu merca 0 ao cap~ a es range~ro , po e e

vista como uma especie de rea~ao as dificu1dades encontradas

pelos Estados Unidos no plano do comercio exterior: seja nas

exporta90es agrlcolas, como reflexo da polltica de subsldios

tanto na Comunidade Economica Europeia como no Japao, seja nas

exporta~oes de produtos de tecnologia de ponta, restringidas

pelo aumento de competitividade daqueles mesmos paIses. A

cria~ao de urn mercado americana unificado parece uma priorida

de de tamanha envergadura para os Estados Unidos que a pro

posta de Bush nesta dire~ao veio acompanhada de dois elemen

tos que, dadas as circunstancias atuais, mostram-se sem duvi

da sedutores aos olhos da America Latina: 0 reexame do Plano

Brady, visando a uma redu~ao mais rapida da dlvida externa la

tino-americana, e a amplia~ao de investimentos estrangeiros
.- 28na reg~ao

No segundo caso, a unifica9ao dos mercados certamente

constitui uma forma de estreitar ainda mais os la~os dos Esta

dos Unidos com 0 continente latino-americano, de modo a ga

rantir que os processes (pelo menos formais) de democratiza~ao

observados ao longo dos anos 1980 nao venham a significar

afastamento das diretrizes polltico-ideologicas com base em

Washington. Que os Estados Unidos estao dispostos a nao medir

esfor90s para que tal afastamento nao se configure, nao res

tam duvidas. A militariza~ao da guerra ao narcotrafico e elo

qfiente a esse respeito: 0 combate e visto como "( ... ) missao

de seguran~a nacional de alta prioridade,,29, sendo previstas

opera~oes militares por tropas americanas na Colombia, Peru e

Bolivia. 0 combate a droga aparece assim como justificativa

para uma intensa presen~a militar norte-americana na reg~ao,

inten~ao que certamente nao desconsidera a existencia de mo

vimentos revolucionarios como 0 Sendero Lumincso no Peru30.

A Iniciativa Bush ("The American Enterprise") de junho de

1990 mostra-se portanto no bojo de interesses em termos de

fortalecimento efetivo da inf1uencia dos Estados Unidcs na

America Latina; presen~a tanto mi1itar como economica, esta

ultima talvez significando parcialmente uma estrategia par~ a

amplia~ao do poder de barganha daquele pais frente a Europa
- 31e ao Japao . 0 MERCOSUL, enquanto processo de integra9ao en-
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volvendo duas das economias mais fortes da regiao latino-ame

ricana, constitui algo a ser levado seriamente em conta na es

trategia global da na~ao hegemonich. Um dado novo na geopolI

tica do continente. Urge, portanto, tendo em vista os inte

resses envolvidos, que tal situa~ao nao venha em detrimento

destes.

o conjunto de paIses compondo 0 MERCOSUL passaa confi

gurar assim para os Estados Unidos 0 interlocutor per excelen

cia para a abordagem de temas candentes como 0 da unifica~ao

dos mercados nas Americas. E as conversa~oes parecem ter cami

nhado favoravelmente aos interesses norte-americanos: "paIses

do MERCOSUL fecham acordo com EUA" era uma das manchetes da

Folha de Sao Paulo de 11 de junho de 1991, onde informava-s~

que os "( •.• ) cinco paIses afirmam sua determina~ao de rumar

para um tratado geral que promova 0 livre comercio na reg1ao

-- acabar com os impostos que impedem a livre circula~ao de

produtos", sendo assinalado entre outras coisas que "( ..• ) 0

governo norte-americano conseguiu 0 compromisso do MERCOSUL p~

ra que sejam reavaliadas as normas para investimento estran
geiro nesses paIses,,32.

No ambito da geopolltica da America do SuI, por sua vez,

e importante enfatizar que a integra~ao no Cone sul represen
ta a forma~ao de urn novo vetor de for~a economica -- e por
tanto polltica -- na area. Urn novo vetor que tern no Brasil e
na Argentina seus principais elementos constituintes: nao ape

nas foi em torno da intensifica~ao das rela~oes bilaterais
entre estes dois paIses que foi erigido 0 MERCOSUL, mas estas
economias sao de fate as mais poderosas da regiao. Assim, ain

da que a tonica dos processos de integra~ao seja a coopera~ao,

a convergencia de interesses (pelo menos temporariamente) e
nao propriamente a disputa, no interior do mercado comum a

disparidade de for~as e flagrante. t certo que Uruguai e Para
guai contarao cada urn a partir de 1995 com urn mercado consu

midcr multiplicado varias vezes, 0 que devera permitir ganhos

de escala, explora~ao de vantagens comparativas e a acelera

~ao das taxas de mudan~a tecnologica e investimento. Porem a

integraGao sem duvida significara a atraGao definitiva des

sas economias a esfera de influencia de Argentina e Brasil.
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Sobretudoa orbita do $equndo,cujo $etor'indu$trial, a des

peito.da "decada perdida'~, apresenta umaestrl.\tura .bem !l!~is

solida.

Nao se pode afastar a possibilidade de que a constitui<;&o

de'ssenovo vetor de forc;a' econOmicaepolIt.ica centrado prin
cipallliente no Brasil e na Argentina venhaatrazer dificulda
des de relacionamento com,outrospaIses daAmerica do 'SuI. o
Brasil, .especialmente, 'tem sido' tradicionalmente encarado como
pals com pretensoes hegemonicas regionais~ emmarchana dire
Qao Sudoeste '~ do: PacIfico: a prega<;aoaoerta do expansianismo
por 'algunsautores brasileiros sobret.udo'a partir de 1964 so
fez refor<;ar ahistorica·crltica latino-americana ao papel
pretensamente imperialista do pals, exercido principalmente
na Bacia doprata33• Assim, e d1£Ic;l.L saber ate que .ponto e
correto considerar que,estando integrada ao mercado comum a
principal fonte de emanac;ao decrI~icas.a postura brasileira
na regiao -- a,Argentina, quando mais nao fosse, ,pelo carater
historico de. sua disputacom 0 Bras~lpela supremacia regio
nal --, as ,manif~stac;oes de insatisfac;ao sobre questoes, por
exemplo, ,de, linha$ fronteiric;as mostrar-se-ao menos intensas
daqui para a frente.

o quedeve ser sobretudo cOnsiderado a respeito 'da inte
grac;ao do Cone SuI em termos geopollticos na America do SuI
e que 0 MERCOSUL significa de uma forma ou de outra lim reves
importante para aALADI'como foco de aglutinac;ao no 'continen
te. Um reves certamente agravado" peLa decisao 'de cinco "oueros
membros seus, componentesdo Pacta Andino (BOlIvia, Colombia,
Eauador, Peru e Venezuela), de cot1stituir ja em1992uma zona
de livre comercio; Ora/estando ooutro componerite'dci ALADI,

o Mexico, em processode integrac;ao com os EstadosUnidos e 0

Canada, o que emergee a imagem de urn virtual esfacelamento
daquelaAssociac;ao:em detrimentodaesfera global latino
americana, e ao nivel subre9ional que, cada vez mais, passam a
ser observadas 'as' perspectivas talvez :mais promissora.s de con
centrac;ao Ln t ernacLone I e integrac;ao economfce,

Considerar 0 processo de formac;ao'do Mercado Comum do Co

ne SuI tendo em conta a mUltiplicidade dos atores que compoem

85



o mosaleo soeio-eeonomieo de eada urn dos paIses envolvidoa,

signifiea enfoearjustamente as eonseqdeneias da integraqao

na sua maxima diversidade e as possiveis reaqoes a estas con
seqijeneias. E isto implica 0 reeo~ecimentoe a eompreensao

da diversidade aonivelloeal. Nao que .nao se deva vincular

supre asparticularidades locais aOS mecanismos subjacen~es

da sociedade co~o urn toPo•. Taisprocessos gerais, entretanto,
operam "( ••• ) na vida das pessoas nadetalhada especi,ficidade
deQllla vastavariedade ~e s!tuagoeslQCais,,34. Va,riedade qu~,

sem 19no;r:ar.comO elementode definiqao 0 papel importante do
cultural, do soqial numa. formaampla, encont;r:ano,.imbit;o eco
nomico 0 seu aspecto mais crucial tendo em vista 0 proceaso de

integraqao.

Pois uma diversidade de espeeia1izaqoes produtivas ter
ritoria1izadaspode acenar com seme1nante diversidadede con
seqdeneias loeaisa partir da un1Eieaqaodosilleread6s. :Por
exemp10, na produqao de "( .•. ) uva a prodtitividade argentina

ehega a ser 0 dobro da brasi1eira,' com vantagens de clima e
soIo , ( ... ). No Brasll( •.• ) e produzida polo pequenos agri

eu1tores que terao difieuldades na reorganizaqao da produqao.
Na maqa oeorre a1go seme1hante. (..• ).0 pessego, devido a
concorrencia do produto argentino, esta gradativamente sendo
reduzido. Das 120 fabrieas de, conservas de pessego que eXis

tiam no R;io Grande do Sul, hoje so sObrevivem cereade 20. A
promissora industria de .01eo de oliva desapareceudo Brasil
pe1a importaqaoda Argent;ina,,35. Alguns entre varios exem-

plos do que podera significar a qoneorreneiana esfera agrI
cola e agroindustria1. Conseq6encias que, no que diz respeito
aos produtos agrieo1as de c1ima temperado, produzldos tanto
no su1 do Brasil como nospaIses vizinhos, tern n.a sua raiz
o fato de que no "( ... ) Su1 do Brasil essaproduqao e car.ac
terizada pe1a pequenaproduqao rural que uti1iza sistemas de
produgao intensivos em mao-de-obra familiar; enquanto encon
tram severas restrigoes nadisponibi1idade de terras e de ca
pita1,,36 Nae se pode afastar a possibi1idade de que situa
goes parecidas, envo1vendo outros tipos de atividades econo
micas, possam ser observadas nos quatro paises em orocesso de
unifica9ao de mercado.
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Conseq6encias variadas que poderao engendrar reaQoes a
integraQao economica igualmente diversas. 0 declInio -- tendo

em vista uma concorrencia irresistIvel -- de atividades produ

tivas com presenQa historicamente dominante em certas areas

podera, por exemplo, engendrar movimentos sociais organizados

em base territorial: praticas sociais espacializadas, na forma

de protestos e/ou reivindicaQoes dirigidos ao Estado, confe

rindo quem sabe real conteudo politico a regioes no mais das

vezes definidas a.penas institucionalmente37 e permitindo tal

vez, de uma maneira ou de outra, fazer-se referencia a ques

tao da "identida.de regional"38 em :l:elaQao a tais territorios.

~ claro, so 0 tempo dira se discursos de cunho regionalista39

associados a eventualorganizaQao de sociedades em base ter

ritorial serao ouvidos, discursos criticos (ainda que apenas

impl1citamente) de po!iticas 'publicas dirigidas ne mais das

vezes tao-somente as grandes questoes nacionais sem a devi

da atenQao aos respectivos desdobramentos em nIvel local. En

tretanto, mesmo como hipotese, nao se pode deixar de consi

derar a possibilidade da manifestaQao de novos limites terri~

toriais para a arena politica nos Estados Partes do mercado

comum: 0 das regioes locais, urn elemento cujo peso na geopo

litica do Cone SuI talvez se revele crescente.

De fato, possiveis tensoes relacionadas com a eventual

decomposiQao-recomposiQao de estruturas produtivas locais nao

devem ser descartadas. No Brasil, 0 palco mais provavel sera

a regiao SuI. Talvez sejam razoes ligadas a isto que levaram

o governador do Rio Grande do SuI (Estado que faz fronteira

com dois dos tres paises que com 0 Brasil constituirao 0 MER

COSUL e cuja estrutura produtiva torna-o potencial e fortemen

te sujeito a concorrencia advinda da integraQao) a defender,

em reuniao recente com os governadores' dos outros Estados da

regiao, 0 adiamente da formac;:ao de mercado comum para 0 ano

2000
4°. Pois ate representantes da industria, setor que apa

rentemente proporciona ao Brasil a sua mais favoravel posic;:ao

no mercado comum, ja se declararam preocupadOs com a integra

Qao. Os motives apresentados giravam em torno do fato de que

os subsidios gevernamentais privilegiariam a industria argen

tina, alem do que existiriam possibilidades de triangulac;:ao:
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empresas estrangeiras montando produtos num pats e , . .exportan

do -para os ·demais aprov~tando~sedasfacilidades, in~~oduzi

das pe10 MERCOSUL41 -.

Questoes :destetipo aparecem na verdade contemp1adas nos

anexos 'r e II do Tratado do MERCOSUL',respeCt:ivamente "Pr09ra

made Liberac;ao Comercia1" e "RegiDle Gera1 deOrt"gem", Parem 'a

preocupayaomanifestada pOr pessoas l1g'adas a indust.ria bra

si1eira indica que .as sociedades dospalses ~nv01vldosrio pro

cesso de unificaC;ao de Mercado devem ser amp1amenteesclareCi

das - e consu1tadas - arespeifp das impl1cac;oeil daintegra

yaO'economi'ca . Com efetto, merece ser 'assina1ado a propesito
dlstoque uma difetenc;a b'asicaentre, de 'urn" bdo, 0 .Acordo' 'de

Lil>eral1zac;ao ComerC'1'a1 envolvendoos "Estados Unidos e ' 0 ' " Ca

nada 'e, de outio,o Tratado de lritegrayao, ;cooperayao e 'Oesen
volvimento fi'rmad6 entre ltta'sll e Argentina em 1988 -:..: 'que es....
tabe'1ecia praio 'par a ' a ' criaC;ao' de 'um'me r cado"comrim entre os

dors palSes,prazo redu'zidope1a metade e ' metcado ' est"eridido

para UrugucH e Paraguat em 1991 -db' respelt.o ao : secjuirite:'

eriquanto 'oprlmeirdfoi resu1ta:dode decisoes conjunt.as · entre
as adniinistrayoes pUbl1'case os meios empresai:'iais ' e ' pzodu

tivosi 0 segundonao'se viricu10u senao 'as interi~oes" governa
mentais de reverter "a tendencia mazcade dedeteriorac;ao . rias

relac;oes economicas .dps dois palses42•

Notas ,

1 •. .Este tipo de .enf oq",e .sobre. a expansiio do segundo pes-guerra

, c~racteri za as ana1ises ·desenvo1vldasno .ambito da ' chamada
Escola da ,RegU1ayao . Alguns.' textos basicos sao: AGLIETTA,
Michel , . ..R8gUlatioD .et crises du capluli_:L'ezperience

des Etats.Onis, Paris., Calmann-Levy, 1976;" BOYER, Robert · e
MISTRAL, Jacques, AccImIllatiOD, iDflatiOD, crises, ' pa:ris,
Presses Universitaires de France, 1983; Ulna avaliayao das
contrib~iyoes des autores "regulacionistas" pede ser encon
trada em .BOYER, .Rober t , La t:heorie de 1a regulation: une

.~na1yse critique, Paris, La Decouverte, 1987 (ha ediyao em
portugues).
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