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RESU MO Este trabalho analisa os 
avancos obtidos no processo de 
integracao do Mercado Comum do 
Cone Sul (Mercosul) desde o Tratado 
de Assuncao ate o presente. Enfase é 
dada a analise dos resultados 
macroeconomicos da regido e do 
fluxo de capitais intra- e 
extra-regional. A atualizacao do 
processo de integracao é feita por 
meio da analise da atual conjuntura do 
bloco no que diz respeito a zona de 
livre comercio, a unido aduaneira e 
formacao de urn mercado comum. sao 
abordados aspectos legais, comerciais 
e trabalhistas, sugerindo-se tambem 
que a evolucao do Mercosul, que 
poderia culminar corn a formacdo de 
uma moeda comum, depende 
diretamente de uma melhor 
coordenacao das politicas 
macroecon6micas e cambiais dos 
paises envolvidos e da estabilidade de 
suas economias (isto é, controle dos 
deficits fiscal e de conta corrente e dos 
niveis de inflacao). 

ABSTRACT This article analyzes 
the progress obtained in the process 
of integration of the Southern Cone 
Common Market (Mercosul) since the 
Assuncao Treaty. The paper focuses 
on the analysis of macroeconomic 
data and the intra- and extra-regional 
capital flows. An update of the 
integration process is done through 
the analysis of the current outlook of 
the block's free-trade zone, custom 
union, and the formation of a common 
market. Legal, commercial and labor 
aspects are also covered. The article 
suggests that the evolution of 
Mercosul depends on a better 
coordination of the macroeconomic 
policies of its members and the 
stability of their economies (i.e., the 
control of fiscal and current account 
deficits and inflation). 

* Economista do Convenio BNDES/Pnud. 0 autor agradece a orientacao de Maurfcio Mesquita 
Moreira, bem como os comentarios de Armando Castelar Pinheiro e Elba Cristina Lima Rego, e 
ressalva que os eventuais erros remanescentes scio de sua responsabilidade. 
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MERCOSUL: CONJUNTURA E PERSPECTIVAS 

1. Introducao 

formacao do Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul) foi a resposta 
sul-americana as exigencias da nova dinamica da economia mundial. 

0 novo bloco representou o ponto culminante de uma tendencia que vinha 
se fortalecendo desde os anos 50, quando a Comissao Economica para a 
America Latina e o Caribe (Cepal) ja estimulava maior integracao e coope-
raga° regional, e se alastrou pelas decadas seguintes, em meio ao processo 
de globalizacao. A necessidade de maior integracao entre Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai vinha se tornando evidente, uma vez que, na atualidade, 
paises vizinhos do porte dos dois primeiros, principalmente, nao devem 
permanecer isolados. 

O processo de integracao regional oficializou-se em 1991, corn a assinatura 
do Tratado de Assuncao, e vem se desenvolvendo gradualmente ate os dias 
de hoje, corn a instituicao de uma zona de livre comercio, uma uniao 
aduaneira e a criacao de urn mercado comum entre os quatro paises. Os 
pianos de integracao atualmente sao ainda mais ambiciosos, já existindo 
acordos bilaterais do Mercosul com Chile e Bolivia, alem de outros blocos 
regionais americanos, e a ideia da formacao de uma Area de Li vre Comercio 
das Americas (Alca). 

O artigo comeca corn uma breve introducao ao Tratado de Assuncao, 
seguida da apresentacao da conjuntura do bloco no que diz respeito a zona 
de livre comercio, a uniao aduaneira, a constituicao de urn mercado comum 
e a coordenacao de politicas macroeconornicas e cambiais. Finalmente, é 
feita uma analise dos dados macroeconomicos mais recentes da regiao e da 
dinamica do fluxo de investimentos. 

2. 0 Tratado de Assuncao 

Assinado ern 1991 entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o Tratado 
de Assuncao foi um acontecimento decisivo no processo de integracao 
econornica do Mercosul, pois previa a formacao de uma zona de livre 
comercio, uma uniao aduaneira e a constituicao de urn mercado comum 
entre os quatro paises, com a livre circulacao de bens, servicos e fatores 
produtivos. Os principais objetivos eram promover o comercio intra-regio-
nal, modernizar a economia local e projetar a regiao de forma competitiva 
no mercado internacional. 
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A data limite instituida para adocao dessas medidas foi 1 2  de janeiro de 1995. 
Porem, como veremos adiante, devido a complexidade que envolve a 
integracao de paises corn caracteristicas econornicas, politicas, sociais e 
culturais distintas, o processo como urn todo teve de ser adiado e esta se 
desenvolvendo de forma mais gradual do que o previsto anteriormente. 0 
Tratado de Assuncao atesta que o Mercosul seria formado por [Rego 
(1995)1: 

• programa de liberalizacao comercial, baseado em reducoes tarifarias 
progressivas, lineares e automaticas, e na eliminacao de restricoes comer-
ciais de qualquer natureza, com a zeragem das tarifas para o comercio 
intra-regional; 

• coordenacdo gradual das politicas macroeconomicas e setoriais; 

• estabelecimento de tarifa externa e politicas comerciais comuns, que 
propiciem o aumento da competitividade dos quatro paises; 

• adocao de acordos setoriais; 

• fixacao, durante a constituicao do mercado comum, de urn regime geral 
de origem, de clausulas comuns de salvaguarda e de urn sistema provisorio 
de solucao de controversias; e 

• harmonizacao legislativa em areas pertinentes. 

Dos tres principais pontos que compoem o Mercosul, a integracdo corner-
cial, apesar das disputas e conflitos entre os paises membros, é a area onde 
maiores avancos podem ser notados. A unido aduaneira, a despeito dos 
progressos, ainda gera muita polemica e conflitos de interesses, e o processo 
de constituicao de um mercado comum propriamente dito (isto é, livre 
circulacao de bens, servicos, capital e mao-de-obra) ainda requer muito 
esforco e compromisso, principalmente no que diz respeito ao fluxo de 
servicos e milo-de-obra. A coordenacao das politicas macroeconomicas e 
cambiais, indispensaveis para a viabilidade de urn mercado comum, tambern 
se encontra em fase inicial de execucao. Esses temas serao abordados em 
seguida. 

3. Zona de Livre Comercio 

A partir de 1 2  de janeiro de 1995, como previsto pelo Tratado de Assuncao, 
a grande maioria dos produtos comercializados entre os quatro paises 
membros ja circulava corn isencao de impostos. Nao obstante, cada pais teve 
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direito a um regime de adequacao que visava proteger uma lista limitada de 
produtos considerados "vulneraveis" a competicao externa. A lista inclui 29 
produtos do Brasil, 212 da Argentina, 432 do Paraguai e 963 do Uruguai, 
os quais vem perdendo esse privilegio gradualmente, pois o prazo de 
adequacao terminard, a principio, em 2006 para o Paraguai e em 2001 para 
os demais pulses. A lista de adequacao brasileira encontra-se na Tabela 1. 

As estatisticas mostram que o objetivo de promover o comercio intra-regio-
nal foi alcancado corn exit°. Para se ter uma ideia, entre 1991 e 1997 as 
exportacoes intrazona em relacao as exportacoes totais passaram de 11,1% 
(US$ 5,1 bilhOes) para 24,7% (US$ 20 bilhoes). Em 1997, as exportacOes 
intra-regionais que mais cresceram foram as do Brasil (23,1%), seguidas 
pelas do Uruguai e da Argentina. A regiao ja absorve 17,1% das exportacoes 
do Brasil, que, por sua vez, consumiu 29,6% das exportacoes da Argentina 
e 37,1% do Paraguai nos primeiros nove meses de 1997. No setor auto-
mobilistico argentino, 90% das exportacoes destinam-se ao Brasil, originan-
do o termo Brasil dependencia. A Argentina, entretanto, destacou-se em 
1997 como o pais com o melhor saldo comercial intra-regional (superavita-
rio em US$ 2 bilhoes, ou 22% das suas exportacoes), enquanto o Brasil 
encontra-se em situacao deficitaria (US$ 400 milhoes), devido ao saldo 
negativo corn a Argentina e o Uruguai. 0 comercio bilateral Brasil-Argen-
tina representa aproximadamente 75% do fluxo total da regiao [Gazeta 
Mercantil Latino-Americana (16-03-98)]. As operacoes comerciais intra-
regionais estao resumidas na Tabela 2. 

Nao obstante, sao comuns os conflitos comerciais entre as quatro partes, que 
tendem a adotar medidas protecionistas de acordo corn seus interesses 
comerciais. 0 Brasil, por exemplo, adotou a Resolucao Secex 37/97, que 
exige dos importadores brasileiros uma justificativa de suas compras junto 
ao governo, desacelerando o processo de importacao devido a burocracia 
envolvida na questa°. Os demais paises, que consideram a Resolucao uma 
desobediencia ao Tratado de Assuncao, acusarao o Brasil formalmente na 
proxima reuniao da Comissao de Comercio do Mercosul. Outras divergen-
cias e atritos vem acontecendo no Mercosul, como resumido a seguir: 

• o Brasil aumentou a tarifa de importacao extrabloco do leite e seus 
derivados de 27% para 33%, enquanto a Argentina optou por cobrar 
apenas 19%, levantando suspeitas de triangulacao comercial; 

• a Argentina pretende reduzir a aliquota de importacao de bens de capital 
para paises nao pertencentes ao bloco, vulnerabilizando as exportacoes 
brasileiras; 
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TABELA 1 

Regime de Adequacao de Produtos do Brasil 
CODIGO 	 DESCRIcAO 

2008.70.10 Pessegos, em agua edulcorada, incluidos os xaropesa 
 2008.70.90 Outros p6ssegos 

2204.21.00 Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentagao tenha sido 
impedida ou interrompida por adigao de dlcool, em 
recipientes de capacidade nao superior a dois litros b  

2204.29.00 Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentagao tenha sido 
impedida ou interrompida por adigao de dlcool 

4008.11.00 Chapas, folhas e tiras, de borracha alveolar 
4008.19.00 Varetas e perils de borracha alveolar 
4008.21.00 Chapas, folhas e tiras, de borracha nab-alveolar 
4008.29.00 Varetas e perils de borracha nao-alveolar 
4009.10.00 Tubos de borracha vulcanizada nao reforgados com outras 

materias nem associados de outra forma corn outras 
materias, sem acessOrios 

4009.20.10 Tubos de borracha vulcanizada reforgados apenas corn 
metal ou associados de outra forma apenas corn metal, 
sem acess6rios 

4009.20.90 Outros tubos de borracha vulcanizada reforgados apenas 
corn metal ou associados de outra forma apenas corn 
metal, sem acess6rios 

4009.30.00 Tubos de borracha vulcanizada reforgados apenas corn 
materias texteis ou associados de outra forma apenas corn 
materias texteis, sem acessOrios 

4009.40.00 Tubos de borracha vulcanizada reforgados corn outras 
materias ou associados de outra forma corn outras 
materias, sem acess6rios 

4009.50.10 Tubos de borracha vulcanizada nao endurecida, corn 
acess6rios, que suporte uma pressao de ruptura minima de 
17,3 Mpa 

4009.50.90 Outros tubos de borracha vulcanizada nao endurecida, corn 
acessOrios 

5111.11.10 Tecidos de IA cardada, de peso nao superior a 300 g/m2 
 5111.11.20 Tecidos de pelos finos cardados, de peso nao superior a 

300 g/m2  
5111.19.00 Outros tecidos contendo pelo menos 85%, em peso, de IA 

cardada ou de pelos finos cardados 
5111.20.00 Outros tecidos de la cardada ou de pelos finos cardados, 

combinados principal ou unicamente corn filamentos 
sinteticos ou artificiais 

5111.30.90 Outros tecidos de IA cardada ou de pelos finos cardados, 
combinados principal ou unicamente corn fibras sinteticas 
ou artificiais descontinuas 

5111.90.00 Outros tecidos de la cardada ou de pelos finos cardados 
5112.11.00 Outros tecidos de la penteada ou de pelos finos penteados, 

de peso nao superior a 200 g/m2  
5112.19.10 Outros tecidos de la penteada, contendo pelo menos 85%, 

em peso, de IA 
5112.19.20 Outros tecidos de pelos finos penteados, contendo pelo 

menos 85%, em peso, de pelo fino 
5112.20.10 Outros tecidos combinados principal ou unicamente corn 

filamentos sinteticos ou artificiais, de IA penteada 
5112.20.20 Outros tecidos combinados principal ou unicamente corn 

filamentos sinteticas ou artificiais, de pelos finos penteados 
5112.30.10 Outros tecidos combinados principal ou unicamente corn 

fibras sinteticas ou artificiais descontinuas, de IA penteada 
5112.30.20 Outros tecidos combinados principal ou unicamente corn 

fibras sinteticas ou artificiais descontinuas, de pelos finos 
penteados 

5112.90.00 Outros tecidos de Ia penteada ou de pelos finos penteados 

01-01-97 01-01-98 01-01-99 

6 3 0 
6 3 0 

8 4 0 

8 4 0 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 

6 3 0 

6 3 0 

6 3 

6 3 0 

6 3 0 

6 3 0 

6 3 0 
7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 
7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 

7 4 0 
7 4 0 

aMargem de preferencia de 100% para uma quota anual de 150 mil latas de ate 1 kg cada. 
bMargem de preferencia de 100% para uma quota anual de 20 mil caixas de 12 garrafas de 0,751, sujeitas 
a urn prep minim° de de US$ 10,80 por caixa. 
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TABELA 2 

Exportacoes Intra-Regionais do Mercosul - 1993/97 
(Em US$ MilhOes) 

ORIGEM DESTINO 1993 1994 1995 1996 1997 

Argentina 3.674 4.804 6.769 7.925 8.996 
Brasil 2.811 3.655 5.484 6.615 7.752 
Paraguai 355 498 631 584 556 
Uruguai 508 650 654 726 688 

Brasil 5.387 5.921 6.154 7.305 9.043 
Argentina 3.659 4.136 4.041 5.170 6.767 
Paraguai 952 1.054 1.301 1.325 1.406 
Uruguai 776 732 812 811 870 

Paraguai 287 340 465 660 799 
Argentina 65 67 63 96 115 
Brasil 215 264 383 521 631 
Uruguai 7 10 20 44 53 

Uruguai 675 891 995 1.234 1.331 
Argentina 284 375 265 271 314 
Brasil 375 491 705 913 959 

Paraguai 16 24 25 50 58 
Mercosul 10.024 11.956 14.154 17.124 20.169 

Argentina 3.674 4.804 6.769 7.925 8.996 
Brasil 5.387 5.921 6.154 7.305 9.043 

Paraguai 287 340 340 660 799 
	 Uruguai 675 891 891 1.234 1.331 
Fontes: Sistema Dataintal (Bidintal) e Associagao Latino-Americana de Integragao (Aladi). 
Base: Dados fomecidos pelas respectivas fontes oficiais de cada pals. 

• o Paraguai exercera rigid° controle sobre as importac5es de produtos 
brasileiros em represalia as dificuldades encontradas em exportar para o 
Brasil; 

• autoridades paraguaias confiscaram urn carregamento de magas argenti-
nas por nao cumprir exigencias fitossanitarias, e a Argentina, em represd-
lia, proibiu a entrada de seu gado em territorio paraguaio; 

• o Uruguai acusa o Brasil de dificultar a entrada de seus carros no mercado 
brasileiro e ameaca corn represalias; e 

• a Argentina e o Brasil divergem quanto as politicas de comercio do acucar, 
pois o mercado argentino funciona sem subsidios e se encontra comple- 
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tamente desregulado, enquanto no Brasil o governo intervern regularmen-
te na producao. 

Embora em muitos casos o motivo das medidas restritivas seja legitimo 
(irregularidades na fiscalizacdo, problemas de ordem higienica e sanitaria 
etc.), por tras deste fenomeno esta urn dos grandes problemas enfrentados 
pelos paises latino-americanos nos tiltimos anon: o deficit em conta corrente. 
Essa preocupacao faz corn que o Brasil e seus parceiros se aproveitem de 
qualquer pretexto para impor medidas que dificultem a importacdo e es-
timulem a exportacao. 0 protecionismo ainda tende a se acentuar depois da 
recente crise ocorrida na Asia, ja que a desvalorizacao das moedas dos paises 
daquela regido tornou seus produtos mais competitivos no mercado interna-
cional, ameacando as exportacoes latino-americanas e podendo piorar sua 
situacao deficitaria. 

4. Uniao Aduaneira 

A uniao aduaneira consiste em uma serie de medidas que visam harmonizar 
as politicas comerciais do Mercosul em relacdo a terceiros. 0 alicerce que 
sustenta esta unido é a Tarifa Externa Comum (TEC) — uma serie de taxas 
de importacao comuns aos quatro paises sobre os produtos vindos de fora 

que se situa entre 0% e 23% para aproximadamente 90% do universo 
tarifario, com os 10% restantes sendo parte da lista de excecoes e devendo 
convergir gradualmente ate o ano 2006 [Edicoes Aduaneiras Ltda. (1998)]. 

A lista de excecoes possibilita que os paises possam se adaptar as novas 
condicoes competitivas do mercado internacional, permitindo a cobranca de 
tarifas diferenciadas sobre certos produtos de acordo corn suas necessidades 
comerciais. Tarifas elevadas sdo cobradas sobre produtos considerados 
sensiveis a concorrencia externa, ao passo que taxas reduzidas sdo aplicadas 
sobre certos bens estrategicos (bens de capital usados na fabricacao de 
produtos de exportacdo, bens nao produzidos no mercado interno etc.) Cada 
pais incluiu na lista cerca de 300 posicoes tarifarias (este numero tornou-se 
fiexivel devido as particularidades da economia de cada membro: o Brasil 
incluiu apenas 233 e o Paraguai 399), que seriam eliminadas ate 2001 e 2006, 
dependendo do caso. A lista brasileira inclui desde bens de capital como 
laminadores de tubos para a industria (tarifa de 20% neste ano) ate bens de 
consumo como toca-fitas (32%), maquinas de costura (20%), secadores de 
cabelo (29%), marcapassos cardiacos (10%) etc. 

Corn a finalidade de evitar a circulacdo de produtos "triangulados" de nag oes 
nao pertencentes ao bloco, foram criadas tambem regras de origem, as quais 
estabelecem que bens comercializados entre os quatro paises somente 
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circularao livre de tarifas se no minimo 60% de seus insumos tiverem sido 
produzidos dentro da regiao. A regra aplica-se inclusive a bens de capital, 
produtos listados como excecoes e mercadorias submetidas a regimes de 
salvaguardas. Mais uma vez, algumas concessoes estao sendo feitas de 
acordo corn a realidade de cada pais (ao Paraguai foi permitido urn nivel de 
nacionalizacao de apenas 50% para certos produtos e o Uruguai mantem 
acordos bilaterais com Brasil e Argentina que favorecem a exportacao de 
288 produtos para o primeiro e 1.500 para o segundo), mas tais privilegios 
deverao se extinguir gradualmente ate 2001. 

0 regime aduaneiro comum para o setor automobilistico devera entrar em 
vigor a partir de IP- de janeiro de 2000, segundo a Decisao 21/97 do Conselho 
do Mercado Comum. Atualmente, o Imposto de Importacao de automoveis 
no Brasil é de 49%, sendo que montadoras habilitadas no sistema automo-
tivo brasileiro pagam 24,5%. Na Argentina, o Imposto de Importacao é de 
23% e metade tambem para montadoras instaladas no pais. Ambos os 'Daises 
pretendem adotar uma TEC de 35% para importacoes automotivas, mas a 
aliquota preferencial para empresas estabelecidas em urn dos quatro 'Daises 
do Mercosul ainda nao foi confirmada. 

5. Mercado Comum 

Por definicao, em urn mercado comum, bens, servicos, capital e mao-de-
obra circulam livremente entre os Estados membros, nao havendo obs-
taculos relacionados corn a nacionalidade dos cidadaos, e se espera uma 
harmonizacao legislativa em questoes trabalhistas e previdenciarias. Entre-
tanto, ao contrario do intercambio de mercadorias e do fluxo de capitais que 
vem se desenvolvendo progressivamente, a circulacao de capital humano 
entre os paises do Mercosul continua extremamente burocratizada. 

Os processor de imigracao continuam complexos. No Brasil, por exemplo, 
imigrantes de outros paises do Mercosul encontram dificuldades para cons-
tituir negocios (e obrigatorio haver urn socio brasileiro envolvido), reco-
nhecer diplomas universitarios ou colocar seus fil hos na escola (os sistemas 
de ensino sao muitas vezes incompativeis, embora ja haja uma tabela de 
equivalencia academica que facilite a transferencia de alunos). Tambem ha 
uma profunda desarticulacao legislativa no que diz respeito a previdencia 
social, fazendo corn que urn estrangeiro nao consiga ter seus anon de trabalho 
computados para soma de tempo de servico de aposentadoria. Por enquanto, 
tambem nao é permitida a remessa de contribuicOes para fundos de pensao 
de urn pais para o outro, limitando o fluxo deste tipo de capital. 
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0 projeto de integracao social e comunitaria do Mercosul a ainda precario, 
principalmente quando comparado aos progressos obtidos pela Uniao Eu-
ropeia. A Argentina abriu suas fronteiras a trabalhadores bolivianos como 
parte de urn acordo de integracao energetica entre os dois paises, mas nada 
de concreto foi feito ainda em relacao aos seus parceiros de bloco. 0 Forum 
Consultivo Economic° e Social do Mercosul recomendou a ratificacao de 
34 convencoes da Organizacao Internacional do Trabalho que significariam 
grande avanco nas relacoes trabalhistas multilaterais, mas somente 12 delas 
foram aprovadas ate agora. Embora o Mercosul tenha avancado bastante nas 
questoes comerciais, ainda ha urn longo caminho a ser percorrido nas 
questOes sociais, e ate entao nao se podera falar em mercado comum. 

6. Coordenacao das Politicas MacroeconOmicas e 
Cambiais 

0 processo de integracao economica do Mercosul evoluiu consideravelmen-
te nos Ultimos anos, mas atualmente tern sido mais lento devido as diver-
gencias politicas, ideolOgicas e principalmente economicas entre seus 
membros. Por "divergencias economicas" entendem-se os problemas e as 
discrepancias de nivel macroeconomic° existentes entre os quatro paises, 
ou, em outras palavras, suas politicas cambiais e seus niveis de deficit 
pUblico e fiscal e de inflacao. 

A necessidade de melhor coordenacilo macroeconomica entre os paises do 
Mercosul vem se tornando evidente. Mais uma vez, o caso da Uniao 
Europeia nos serve de exemplo. Como exigencia do processo de unificacao 
do continente, os paises europeus estao tendo que padronizar suas politicas 
economicas antes de aderirem a uma moeda comum (euro) e darem segui-
mento a integracao economica. Foram estipulados niveis maximos de tole-
rancia para inflacao, deficit fiscal e divida poblica. Estas exigencias 
possuem funcao estrategica dupla: a) preparar os 'Daises para a adocao da 
moeda comum; e b) forca-los a manter suas economias funcionando dentro 
de padrOes toleraveis, inclusive sob a supervisdo dos demais membros. Para 
que o Ultimo objetivo seja alcancado, esta havendo uma visivel melhora na 
transparencia dos dados econOmicos por parte dos governos locals. Corn a 
inflacao sob controle no Brasil e na Argentina, esta especie de coordenacao 
ja se tornaria viavel no Mercosul. 

Embora a questao da moeda Unica ainda nao seja prioridade na pauta dos 
lideres do Mercosul, o bloco pode vir a ganhar corn a adocao de politicas 
semelhantes as mencionadas acima. A obrigacao de controlar as taxas de 
inflacao, o deficit fiscal e o nivel de endividamento, entre outros fatores, 
traria estabilidade economica a regiao, fazendo corn que sua credibilidade 
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no mercado internacional aumentasse substancialmente. A adocao de uma 
moeda comum aconteceria naturalmente, uma vez que as politicas mencio-
nadas acima se consolidassem ao longo dos anos. 

Porem, antes de uma unificacao monetaria, seria necessaria a adocao de uma 
politica cambial (transitoria) coordenada entre as quatro economias, princi-
palmente a argentina e a brasileira, que consistiria na adocao de uma banda 
de variacao cambial entre as moedas locais, corn o proposito de sincronizar 
os cambios de forma coerente corn a realidade economica dos paises 
envolvidos [ver Lavagna e Giambiagi (1998)]. Corn o tempo, se fosse 
consolidada a estabilidade nas bandas cambiais intra-regionais, a moeda 
Unica do Mercosul se tornaria prioridade para os governantes locais. 

A existencia de uma moeda (mica, ou mesmo de uma banda cambial, exigiria 
urn nivel de coordenacao jamais visto entre economias latino-americanas. 
As autoridades economicas de cada pals teriam que se reunir periodicamente 
para discutir os resultados e fazer possiveis ajustes. Ate mesmo urn orgao 
regulador regional (uma especie de banco central para a area) viria a ser 
necessario. Este é urn processo delicado, pois representaria uma grande 
perda de soberania por parte das autoridades nacionais no que diz respeito 
a implementacao de politicas monetarias e fiscais. 0 impacto politico dessa 
medida se tornaria urn obstaculo ao processo unificador. Ademais, as 
reformas fiscais e monetarias exigidas para a unificacao poderiam ter 
tambern urn custo social relacionado corn o possivel aumento no nivel de 
desemprego que costuma acompanhar esses tipos de ajustes. Entretanto, a 
convergencia cambial reduziria significativamente o custo das transacoes 
intrabloco, alem de estimular o fluxo de investimentos diretos na regiao 
devido a estabilidade das moedas locais e da economia como urn todo, 
resultado do cumprimento das exigencias fiscais e monetarias pre-unifica-
cao. 

7. Desempenho Macroeconomico e Fluxo de 
Capitais 

Desempenho Macroeconomic° 

0 ano de 1997 foi mercado por progressos e retrocessos nos diferentes 
indicadores economicos dos paises do Mercosul. No lado positivo pode-se 
destacar o crescimento medio de 4,8% no Produto Interno Bruto (PIB) da 
regiao, acompanhado por reduzidas taxas anuais de inflacao (media de 
3,2%) e uma estabilizacao das taxas de cambio reais [Bouzas et alii (1998)]. 
A Tabela 3 apresenta a evolucao dos principais indicadores macroeconomi-
cos da regiao desde 1994. 
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TABELA 3 

Desempenho Macroeconomico do Mercosul - 1994/98 

INDICADOR 1994 1995 1996 1997a  1998b  

PIB Real - Taxa de Crescimento 
Anual (%) 
Argentina 	 7,5 
Brasil 	 5,8 
Paraguai 	 2,9 
Uruguai 	 6,4 

-5,0 
3,9 
4,5 

-2,3 

3,5 
3,1 
1,3 
4,8 

8,0 
3,5 
2,5 
6,5 

3,8 
0,8 
3,4 
4,2 

Mercosul 	 6,3 1,4 3,2 4,8 1,7 

Inflagao (IPC) - Taxa de 
Crescimento Anual (%) 
Argentina 3,9 1,6 0,1 -0,1 1,9 
Brasil 929,3 22,0 9,1 4,1 4,2 
Paraguai 18,3 10,6 8,2 6,2 9,8 
Uruguai 44,1 35,4 24,3 15,7 13,1 
Mercosul 651,6 16,5 6,9 3,2 3,8 

Conta Corrente - US$ Milhoes 
Argentina (9.363) (2.446) (4.005) (9.800) (12.128) 
Brasil (1.153) (17.972) (24.347) (33.800) (26.999) 
Paraguai (754) (495) (635) (820) (896) 
Uruguai (439) (213) (296) (300) (354) 
Mercosul (11.709) (21.126) (29.283) (44.720) (40.377) 

Cambio Real - Taxa de 
Crescimento Anual 
(IV Trim./1V Trim. - %) 
Argentina -0,6 0,9 3,0 1,5b  n.d. 
Brasil 35,1 -7,3 -2,0 2,7b n.d. 
Paraguai -7,9 -5,0 1,2 1,9b n.d. 
Uruguai -7,5 -6,5 1,5 2,4b n.d. 

Fontes: Os dados para o period° !994/97 sao da Cepal, exceto o tipo de cambio real tendo por base o CEI, 
Comercio Exterior Argentino, em outubro de 1997; as previsaes para 1998 sao da The Economist 
Intelligence Unit. 
aEstimativa preliminar. 
b Estimativa. 

0 crescimento da regido em 1997 so nao foi maior devido a crise asiatica, que 
comecou em outubro e se alastrou pelo recto do ano, ocasionando um impacto 
negativo principalmente sobre o Brasil e a Argentina e provocando um aumento 
nas taxis de risco locais devido a desconfianca dos investidores estrangeiros. 
Este fato, somado aos deficits publico e comercial, obrigou os dois paises a 
tomarem rigidas medidas fiscais e monetarias (no Brasil, ajuste fiscal em 
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outubro de 1997 e reforma da previdencia anunciada em fevereiro de 1998 
e, na Argentina, pacote de medidas anunciado tambem em fevereiro) para 
acalmar o mercado financeiro e garantir o crescimento economic° sustentado 
de longo prazo. Estes choques (principalmente o ajuste fiscal brasileiro) foram 
eficientes para melhorar as expectativas em relacao a estabilidade econ6mica 
dos paises, mas tiveram conseqiiencias recessivas que, entre outros fatores, 
elevaram as taxas de desemprego, criando tens -Oes polfticas. 

No entanto, a Tabela 3 nos mostra ainda que o principal problema enfrentado 
por esses paises vem sendo o deficit em conta corrente (no caso do Brasil, 
atualmente, o deficit fiscal, em torno de 7% do PIB, tende a preocupar mais). 
O deficit agregado na balanca de transacoes correntes da regido em 1997 
cresceu quase 50% em relacao ao ano anterior, chegando a cerca de US$ 45 
bilhoes. Na Argentina o deficit alcancou US$ 9,8 bilhoes (2,8% do PIB) e 
no Brasil US$ 34 bilhoes (4% do FIB). As importacoes argentinas cresceram 
quatro vezes mais que as exportacoes (25% e 6%, respectivamente) e no 
Brasil a diferenca foi de 15,7% contra 8,2%. Os principais fatores que 
servem de obstaculo a competitividade brasileira no comercio exterior sao 
o cambio apreciado, o nivel de produtividade ainda inferior ao dos paises 
industrializados e a reduzida taxa de poupanca domestica em relacao ao PIB 
(atualmente em torno de 20%). 

Fluxo de Capitais 

No que diz respeito ao fluxo de capitais, 1997 foi um ano excelente para a 
regido, principalmente para o Brasil e a Argentina. Ate dezembro, as 
reservas internacionais argentinas chegavam a US$ 20,4 bilhoes e as brasi-
leiras alcancavam US$ 60 bilhoes (o Brasil perdeu US$ 8 bilhoes durante o 
auge da crise asiatica no esforco para manter o real estavel, mas se recuperou 
e em maio de 1998 já acumulava cerca de US$ 73 bilhoes). S6 em 1997 o 
pais recebeu urn total de US$ 18 bilhoes em investimentos estrangeiros 
diretos (IEDs), 88% mais que no ano anterior [Gazeta Mercantil Latino-
Americana (16-03-98)]. Os principais motivos para esse aumento subs-
tancial no fluxo de IEDs para a regido foram a estabilizacao e a maior 
abertura das economias locais, o solid() crescimento economic° e os progra-
mas de privatizacao e desregulamentacao promovidos principalmente na 
Argentina e no Brasil. 

Os IEDs entram na regido atraves de privatizacoes, fusoes, aquisicoes 
(principalmente nos setores de manufaturados e de servicos) e exploracao 
de recursos naturais. No Brasil, entre 1991 e 1996 a participacao estrangeira 
nas fusoes e aquisicoes de empresas privadas aumentou de 25% para 49%. 
A tendencia sobre o fluxo de IEDs para os pr6ximos anos é animadora: 
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segundo o Centro de Estudos para a Producao da Secretaria de IndUstria, 
Comercio e Mineracao da Argentina, para o period° 1997/2000 a expecta-
tiva é de que os IEDs atinjam US$ 14 bilhoes anuais, tres vezes mais que 
no period° 1990/96; no Brasil, segundo estimativas oficiais, corn a privati-
zacao de servicos publicos como a telefonia e a eletricidade, aproximada-
mente US$ 60 bilhoes fluirao para o pais entre os anos de 1997 e 2000. A 
Tabela 4 apresenta os IEDs na regiao no periodo 1993/97 e sua proporcao 
em relacao ao resto do mundo. 

Quanto aos investimentos intra-regionais, no entanto, ainda ha um longo 
trajeto a ser percorrido. 0 fluxo de investimentos entre os paises do bloco é 
modesto em relacao ao IED total e em grande parte provem do processo de 
privatizacao desencadeado, principalmente, no Brasil e na Argentina (as 
participacoes do Paraguai e do Uruguai sao limitadas devido aos seus 
tamanhos e sistemas financeiros e industriais menos desenvolvidos). Os 
investimentos diretos anuais dos membros do Mercosul no Brasil aumenta-
ram de US$ 89,2 milhoes em 1991 para US$ 533,1 milhoes em 1994 
[Sepulveda e Vera (1997)]. Em 1997 a Argentina investiu US$ 450 milhOes 
no Brasil, corn destaque para a participacao na operacao de redes viarias, 
em empresas eletricas e nas industrias de alimentos, autopecas e bebidas, 
enquanto o Brasil investiu US$ 425 milhoes na Argentina, tornando-se o 
seu oitavo pais investidor [Gazeta Mercantil Latino-Americana (16-03-
98)]. A Tabela 5 mostra o historic° recente do fluxo de investimentos entre 
os dois paises. 

TABELA 4 

Investimento Estrangeiro Direto no Mercosul — 1993/97 

FLUXO DE IEDs PARA (US$ MilhOes): 1993 1994 1995 1996 1997 

Argentina 3.482 603 1.319 4.285 21.399 

Brasil 1.292 3.072 4.859 9.500 17.864 

Paraguai 111 180 184 225 n.d. 

Uruguai 102 155 124 169 n.d. 

Mercosul 4.987 4.010 6.486 14.179 n.d. 

FLUXO DE IEDs PARA 0 MERCOSUL COMO 
PROPORCAO DOS FLUXOS DE IEDs PARA (%): 

America Latina e Caribe 27,6 14,9 25,5 36,8 n.d 

!Daises em Desenvolvimento 6,8 4,4 6,7 11,0 n.d 

Mundo 2,3 1,7 2,0 4,1 n.d 

Fontes: World Investment Report (1997); Banco Central do Brasil; e Ministdrio da Economia, Obras e 
Servicos POblicos da Argentina. 
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TABELA 5 

Investimentos Bilaterais Liquidos entre Brasil e Argentina —
1993/97 
(Em US$ MilhOes) 

SENTIDO 1993 1994 1995 1996 1997a  

Brasil -3 Argentina 80,0 58,1 78,0 49,1 425,0 

Argentina -3 Brasil  14,8 70,8 -17,0 n.d. 450,0 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
aEstimativa. 

A tendencia no fluxo de investimentos intra-regionais é de aumento. 0 
interesse mtituo entre as quatro nag -6es do Mercosul vem aumentando nos 
tiltimos anos, e a inclinacdo é em prol do crescimento dos investimentos 
diretos. Segundo Jorge Campbell, secretario de Relacoes Economicas Inter-
nacionais da Argentina, ate o final do seculo cerca de 360 empreendimentos 
conjuntos entre empresas brasileiras e argentinas gerardo investimentos 
superiores a US$ 2 bilhoes (US$ 800 milhoes em investimentos brasileiros 
na Argentina e os demais US$ 1,2 bilhao no sentido inverso). A Tabela 6 
apresenta as intencoes de investimentos bilaterais entre as principais empre-
sas argentinas e brasileiras envolvidas no processo, cujo grande obstaculo 
a urn fluxo ainda maior parece ser a falta de informacao e iniciativa. Muitos 
empresarios e investidores ainda nao se interessam em investimentos intra- 

TABELA 6 

Projetos de Investimento entre Brasil e Argentina 

MATRIZ FILIAUSOCIO MONTANTE 	ATIVIDADE 
(US$ Milhaes) 

PERIOD() 

Firmas Argentinas 
no Brasil 
Sancor Sancor 300 Alimentos 1997/2000 

Perez Companc Perez Companc 150 Montagem de Equipamentos 1997/2000 

Socma Canale-ltr6n-Sideco 150 Alimento/ComunicacOes 1997/2000 

Impsat Impsat Brasil 126 Telecomunicactes 1997/2000 

Perez Companc/Pasa Copesul 105 Petroquimica 1997/99 

YPF-Enron YPF-Enron 100 Combustiveis 1997/99 

Techint Argentina Techint 70 Montagem de Equipamentos 1997/98 

Arcor Arcor 50 Alimentos 1997/98 

Firmas Brasileiras 
na Argentina 
Petrobras YPF-Enron 275 Petroquimica 1997/99 

Petrobras YPF-Enron 200 PetrOleo 1997 

AGA Bras. AGA Arg. 60 Gases Industrials 1997/99 

Praxair Praxair Arg. 50 Gases Industriais 1997/99 

Brahma Brahma 40 Bebidas 1997 

Fonte: Embaixada da Argentina no Brasil. 
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bloco e nao estudam as vantagens de urn vinculo corn seus vizinhos. 
Segundo pesquisa realizada pela Associacao Nacional dos Executivos em 
Financas, Administracao e Contabilidade, 58% dos 267 empresarios entre-
vistados no Brasil afirmam que o Mercosul nao proporcionou aumento 
significativo nos seus negocios, enquanto 41% disseram o contrario; somen-
te 34% dos entrevistados acreditam que em 1998 o Mercosul proporcionard 
urn aumento de ate 5% nos seus negocios. Este quadro poderia se reverter 
mais rapidamente corn uma melhor campanha de divulgacao e promocao do 
fluxo de capitais interno. 

8. Comentarios Finais 

Como pode ser visto, o Mercosul avancou consideravelmente nas questoes 
comerciais, mas ainda ha o que progredir em relacao a consolidacao da uniao 
aduaneira e a constituicao de urn mercado comum corn todas as suas 
caracteristicas de integracao. Alern disso, muitos prazos de convergencia 
estabelecidos no Tratado de Assuncao tiveram que ser adiados e outros ainda 
nao sabemos se serdo cumpridos no tempo previsto. Nao obstante, a conso-
lidacao do Mercosul vem trazendo claros beneficios de ordem economica 
(comercio mais intenso, maiores investimentos intra-regionais), politica 
(maior aproximacao corn seus vizinhos, apesar dos conflitos) e cultural 
(maior integracao corn a America do Sul) para o Brasil. 

O Mercosul faz parte de urn processo que vem se desenvolvendo ao longo 
dos anos e nao da sinais de que podera ser revertido: a globalizacao, 
tendencia que tern se fortificado corn as novas tecnologias que permitem, 
por exemplo, que transacoes financeiras e comerciais entre paises distantes 
sejam efetuadas ern poucos segundos atraves de urn computador. Tudo 
indicaque o proximo passo sera a consolidacao, a medio ou longo prazo, de 
uma Area de Livre Comercio das Americas (Alca). Alem disso, acordos 
bilaterais vem sendo firmados corn o Chile, a Bolivia, o Pacto Andino (corn 
quem o Mercosul acaba de assinar urn acordo de livre comercio que devera 
entrar em vigor em 1 2  de janeiro de 2000) e a Comunidade Caribenha. 

Alguns especialistas questionam as supostas vantagens de urn mundo glo-
balizado, e a discussao sobre a integracao regional sempre sera alvo de 
polernicas. Entretanto, independente de concordar ou nao corn os rumos 
tomados pela economia mundial nos dltimos anos, resta tirar o melhor 
proveito da realidade que nos circunda. Para tal, o pais necessita intensificar 
sua competitividade no mercado internacional, aumentando a produtivida-
de, incrementando a qualidade da mao-de-obra e, assim, viabilizando o 
desenvolvimento sustentado da economia. 
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