
AFOSICAO DA AMERICA LATIN A 

EM RE LAC AO A5 MEDIDAS 

DE LIBERALIZACAODO COMERC 10 

1 POLITICA COMERCIAL, 

EXPORTAQ0ES E 

DESENVOLVIMENTO 

Este artigo trata do papel das polfticas de 

comercio internacional, das nacoes desenvol- 

vidas e em desenvolvimento, em promover 

ou retardar o crescimento e o desenvolvi- 

mento das nacoes latino-americanas. A and- 

lise focaliza tres questoes relacionadas. A pri- 

meira, quao importante e a poh'tica comer- 

cial como um determinante do panorama 

de desenvolvimento economico para a Ame- 

rica Latina? A segunda, quais sao as conse- 

qiiencias, para a America Latina, das recen- 

tes mudancas na conjuntura do comercio 

exterior mondial e das proposicoes atuais 

perante a comunidade internacional? £ da- 

da particular enfase a tres desenvolvimentos 

chaves: implementacao do Sistema Generali- 

zado de Preferencias (GSP)** conclusao do 

Toquio Round de Negociacoes Multilaterais 

de Comercio e a emergencia de novas pres- 

soes protecionistas nas principais nacoes in- 
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dustriais. Finalmente, dado que as polfti- 

cas comerciais refletem forcas tanto polfti- 

cas quanto economicas, quais sao os ganhos 

potenciais para a America Latina de estrate- 

gias alternativas em negociacoes futuras? 

Desenvolvimento economico e 

crescimento das exportacoes 

O crescimento das exportacoes ocupa 

agora uma posicao central nos pianos. As 

poh'ticas de substituicao de importacoes gra- 

dualmente deram lugar a estrategias de de- 

senvolvimento orientadas para fora, e a ex- 

pansao de exportacoes nao tradicionais e vis- 

ta como a chave para a industrializacao e pa- 
ra o crescimento contfnuo da renda per 
cap/fad). Os precos acentuadamente mais al- 

tos do combustfvel importado geraram pres- 

sao adicional em favor de uma expansao das 

importacoes, a fim de pagar as contas cor- 

rentes e o service da dfvida. Ironicamente, 

(1) As evidencias de crescimento induzido por 
exportacoes foram avaliadas suscintamente 
por KRUEGER (1980). Para um guia da lite- 
tura recente sobre polftica comercial e desen- 
volvimento, veja BHAGWATI e SRINIVA — 
SAN (1979). 
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esta nova enfase sobre as exportagoes acon- 

tece numa epoca em que os horizontes para 

um crescimento rapido das exportagoes sao 

sombrios. As nagoes avangadas, responden- 

do por cerca de 2/3 das receitas de exporta- 

gao da America Latina, tern crescido as ta- 

xas significativamente menores que as dos 

anos 50 e 60. Isto por sua vez tern contri- 

bufdo para uma reversao do impulse conti'- 

nuo do pos-guerra em diregao ao livre co- 

mercio. 0 fechamento seletivo de mercados, 

implementado por restrigoes as exportagoes, 

acordos disciplinadores sobre comercializa- 

gao e outras barreiras nao-tarifarias, afeta 

uma proporgao crescente das exportagoes 

para as nagoes avangadas. As novas barreiras 

tern como alvo, particularmente, as manufa- 

turas padronizadas trabalho-intensivas, uma 

area importante de vantagem comparativa 

para os pai'ses em processo recente de indus- 

trializagao (NICs*). Na America Latina, as 

nagoes mais afetadas atualmente sao o Bra- 
sil, o Mexico e a Argentina, seguindo-se de 

perto a Colombia, o Uruguai e outras. 

A passagem de uma industrializagao 

substitutiva de importagao em diregao a es- 

trategias de crescimento mais orientadas a 

exportagao significa obviamente uma depen- 

dencia maior quanto as condigoes externas 

para seu sucesso. O sucesso da substituigao 

de importagoes foi largamente limitado por 
fatores internes mercados domesticos peque- 

nos e incentives inapropriados. Em contras- 

te, a habilidade de uma nagao em estimular 

o desenvolvimento via promogao de exporta- 

goes depende crucialmente tanto de fatores 

internes quanto externos. Estrategias de cres- 

cimento induzidas por exportagoes tendem a 

ter sucesso em conjunturas de comercio ex- 

terior caracterizadas por acesso previsfvel a 

mercados em expansao. Para qualquer pafs 

isoladamente e, basicamente, mesmo para a 

America Latina como um todo, a situagao 

economica mundial deve ser vista como exo- 

genamente determinada. Perspectivas para 

um desenvolvimento induzido por exporta- 

goes dependem do crescimento dos merca- 

* N.T.: "Newly Industrializing" Countries. 

dos presentes e potenciais e da participagao 

da America Latina nesses mercados. Os prin- 

cipais fatores externos influentes nas pers- 

pectivas de exportagao latino-americanas po- 

dem ser agrupados em tres categorias: taxas 

de crescimento de longo prazo nos mercados 

de exportagao latino-americanos atuais e po- 

tenciais, crescimento das exportagoes de 

fontes concorrentes e tendencias no acesso 

a mercados, determinadas pelos desenvolvi- 

mentos da polftica comercial. 

Em bora este artigo enfatize o papel da 

polftica comercial, deve-se ressaltar que esta 

nao pode ser vista exercendo uma influencia 

independente sobre as perspectivas de expor- 

tagao latino-americanas. Baixas taxas de cres- 

cimento e um ajustamento estrutural defi- 

ciente nos pafses importadores, freqiiente- 
mente, proporcionam uma justificativa para, 

o estabelecimento de novas barreiras comer- 

ciais ou para a eliminagao mais lenta das ja 

existentes. Alem do mais, o sucesso do de- 

senvolvimento induzido por exportagoes, em 

alguns pafses, tern duas consequencias im- 

portantes mas opostas para as perspectivas 

futuras das exportagoes de outros. A rapida 

penetragao dos NICs asiaticos (e previamen- 
te do Japao) em industrias especialmente 

"sensiveis" ja desencadeou uma agao por 

parte dos Estados Unidos e da Comunidade 

Europeia, visando a conter as importagoes. 
A habilidade das nagoes latino-americanas 

em exportar texteis, vestuarios, calgados e 

bens eletronicos de consume nos Estados 
Unidos e a Comunidade Europeia foi, assim, 

solopada pelo sucesso passado de outros 

NICs; o impact© das exportagoes correntes 

brasileiras e mexicanas pode similarmente 

retardar o crescimento futuro das exporta- 

goes de outras nagoes latino-americanas me- 

nos avangadas no processo de industrializa- 

gao. Por outro lado, o crescimento rapido da 

renda nos NICs tambem significa a abertura 

de novos mercados potenciais importantes 

de exportagao. A recente evolugao dos pa- 

droes de comercio latino-americanos prove 

evidencias que sustentam ambas as relagoes. 

Ainda que o acesso aos mercados seja ob- 

viamente uma condigao necessaria para um 

desenvolvimento induzido por exportagoes 
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bem sucedido, e igualmente claro que ela 

nao e a unica, nem mesmo a mals importan- 

te. Isto e evidenciado pelas taxas extrema- 

mente diferentes de crescimento das expor- 

tagoes e do PNB experimentadas pelos pai'- 

ses latino-americanos nas ultimas decadas. 

Qualquer que seja a conjuntura do comer- 

cio internacional, a habilidade do pafs em 

explorar as oportunidades dispom'veis e de- 

terminada principalmente por fatores inter- 

nes. Oportunidades crescentes para exportar 

nao substituem insumos primaries e interme- 

diarios adequados, capital fi'sico e humano, 

ou know-how tecnologico e administrativo. 

E em muitos pai'ses menos desenvolvidos 

(LDCsT sao as proprias poh'ticas economicas 

nacionais os principals obstaculos para uma 

utilizagao eficiente dos recursos dispom'veis. 

Para a America Latina como urn todo, o 

determinante mais importante das modifica- 

goes anuais nas receitas de exportagao e o ci- 

clo de negocios das nagdes industrials. Mas 

este relacionamento precisa ser visto de uma 

perspectiva correta. E pouco provavel que as 

nagdes industrials moldem sua poh'tica eco- 

ndmica de acordo com os potenciais beneff- 

cios comerciais aos exportadores latino- 

americanos — um crescimento rapido e con- 

tmuo nas nagdes industrials e desejado em 

seu proprio benefi'cio, mas tambem propicia 

benef fcios substanciais aos exportadores que 

servem aqueles mercados. As decisdes quan- 

to a poh'tica comerclal, em contraste, repre- 

sentam um "trade-off" egtre beneficiar os 

interesses dos produtores domesticos de um 

lado, e os consumidores domesticos e for- 

necedores do exterior de outro. 

Assim, a poh'tica comercial representa 
uma area importante, em que as escolhas de 

poh'ticas das nagdes mais avangadas podem 

ser de interesse vital para a America Latina; 

mas e tambem uma area em que os responsa- 

veis pela poh'tica econdmica conscientemente 

pesam as perspectivas de crescimento e de- 

senvolvimento dos LDCs contra os custos 

econdmicos e poh'ticos internes de curto 

* N.T.: Less Developed Countries. 

prazo da penetragao de importagdes 

Mesmo que as barreiras ao comercio nao 

sejam primordiais na lista de fatores que de- 

terminam os delineamentos de um desenvol- 

vimento induzido por exportagdes, elas tern 

um impacto consideravel. Evidencias a partir 

do Kennedy Round sugerem que os exporta- 
dores de bens manufaturados dos LDCs res- 

pondem de fato as modificagdes na lucrati- 

vidade marginal resultantes de redugdes tari- 

farias do tipo Nagao Mais Favorecida 

(MFN*) e que sua resposta e de fato tao in- 

tensa quanto a de seus correspondentes no 

mundo industrial L3). Vale tambem a pena 

notar que, em contraste com as mais recentes 

propostas em favor da reestruturagao da eco- 

nomia mondial para promover os interesses 

das nagdes em desenvolvimento, a redugao 

das barreiras ao comercio prove a possibili- 

dade de ganho mutuo, pelo menos a mais 

longo prazo 

Mercados Passados e Futures para 

os Exportadores Latino-Americanos 

A importancia da liberalizagao do co- 

mercio em facilitar o crescimento e a diver- 

sificagao das exportagdes deve ser examina- 

da no context© recente do desempenho 

das exportagdes latino-americanas. Dados 

sobre fontes, destine e composigao da cesta 

(2) ODELL (1980) enfatizou o custo polftico pa- 
ra os Estados Unidos de fechar os mercados 
domesticos aos exportadores latino-america- 
nos. Em alguns casos, o Departamento de Es- 
tado aliou-se as nagdes exportadoras opondo- 
se a medidas tais como taxas alfandegarias 
de compensagao. 

* N.T.: Most-Favored-Nation. 

(3) FINGER (1976a). 

(4) CLINE (1979) sumariou os custos e benefF 
cios de propostas feitas nos ultimos anos. En- 
quanto a liberalizagao do comercio deveria 
melhorar a eficiencia econdmica mundial, 
existe a possibilidade de movimentos adversos 
nos termos de troca e a certeza de problemas 
de ajustamento setorial de curto prazo para os 
pafses liberalizantes. 
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de bens exportados pela America Latina pro- 

porcionam informa(pao util de tres tipos:em 

primeiro lugar, os lapos atuais de comercio 
indicam a magnitude dos ganhos potenciais, 

relativamente ao comercio existente, de uma 

melhora nos termos de troca e tambem im- 

plicam a existencia de redes de comunicapao, 

comercializapao e transporte que aumentam 
o grau de resposta de curto prazo dos expor- 

tadores e importadores a modificapoes nos 

incentivos ao comercio. Em segundo lugar, 

as tendencias do desempenho das exporta- 

poes proporcionam evidencias com respeito 

a importancia de /edupoes tarifarias dos ti- 

pos Napao Mais Favorecida (MFN) e Sistema 

Generalizado de Preferencias (GSP), relativa- 

mente a outros fatores importantes que in- 

fluenciam as perspectivas de exportapao da 

America Latina. Finalmente, as tendencias 

de longo prazo da participacao nos mercados 

refletem as forpas poh'ticas e economicas glo- 

bais que promovem ou retardam o comercio 

entre as napoes latino-americanas e qualquer 

mercado de exportapao dado. 

Fontes. Informapoes agregadas sobre as 

tendencias das esportapoes latino-americanas 

sao frequentemente informapoes sobre o de- 

sempenho das exportapoes de apenas umas 

poucas napoes mais importantes que domi- 

nam os totals. 0 Brasil — quinta maior napao 

do mundo em area e setima em populapao — 

sozinho responde por quase 1/5 do total das 

exportapoes latino-americanas e por uma 

porpao ainda maior, cerca de 1/3, do total 

das exportapoes de manufaturados^. Na 

exportapao de manufaturas, o Brasil, o Mexi- 

co e a Argentina conjuntamente comerciali- 

zam quase a metade do total. Quanto aos 

bens primaries, a Venezuela e o maior expor- 

tador latino-americano; suas receitas, quase 

inteiramente provenientes da exportapao de 

petroleo, geram mais de 1/5 do total regio- 

nal. A Venezuela, o Brasil, a Argentina e o 

Mexico conjuntamente respondem por cerca 

(5) As frapoes nao relatives ao comercio latino- 
americano total, incluindo as napoes do Cari- 
be, a menos que indicando de outra forma. 
Para as fontes dos dados, veja as notas relati- 
vas as Tabelas. 

de metade do total das exportapoes prima- 

rias da America Latina. Cada uma das napoes 

restantes responde apenas por uma pequena 

frapao da receita regional agregada, prove- 

niente de exportapoes primarias, embora al- 

gumas sejam fontes importantes de exporta- 

poes primarias espeefficas, como e o caso da 

Bolivia (estanho), Chile (cobre), Colombia 

(cafe), Equador (bananas) e Jamaica (bauxi- 

ta). Desta forma, dados agregados de comer- 

cio — e inferencias a partir deles — devem 

ser interpretados cuidadosamente, levando 

em contu a diversidade entre as napoes em 

termos de tamanho, dotapao de recursos.e 

grau de desenvolvimento. 

Composicao. As estati'sticas agregadas do 

comercio latino-americano para as ultimas 

decadas refletem o rapido crescimento da 

produpao na regiao e um aumento ainda 

mais rapido da participapao dos produtos in- 

dustriais no total das exportapoes. Tomando 

cada napao individualmente, a parcela das 

manufaturas no total das exportapoes hoje 

varia de menos de 5% na Venezuela, Bolfvia 

e Equador, ate cerca de 30% nos casos do 

Mexico e Uruguai (veja Tabela 1). Embora 

o Brasil, o Mexico e a Argentina tenham obti- 

do os ganhos mais substanciais na expansao 

da produpao industrial, pai'ses como El Sal- 

vador, Republica Dominicana, Peru, Colom- 

bia, Guatemala e Uruguai registraram um 

crescimento medio anual das exportapoes de 

manufaturados maior do que 15% entre 
1973 e 1976(6). 

Apesar de o crescimento das exportapoes 

nao tradicionais, especialmente de manufatu- 

ras, ser a meta de todas as napoes latino-ame- 

ricanas, as exportapoes primarias ainda ge- 

ram cerca de 4/5 dos ganhos totais da regiao 

com o comercio exterior. A Tabela 2 indica 

as principals exportapoes primarias, por pai's, 

dos membros da Associapao Latino-America- 

na de Livre Comercio (ALALC). Produtos 

tropicais incluindo cafe, apucar e algodao sao 

exportados por varios pai'ses; todavia, a Ar- 

gentina e o unico pai's latino-americano a 

(6) As taxas de crescimento computadas a partir 
de valores nominais das exportapoes estao em 
World Development Report, 1979, table 12. 
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exportar um ample leque de mercadorias 

agncolas de zona temperada, diretamente 

competitlvas com a producao das nagoes de- 

senvolvidas<7). 

Mercados. Em termos dos m'veis correntes 

de exportapao, tres mercados dominam as es- 

tati'sticas agregadas de comercio: os Estados 

Unidos, respondendo por quase 1/3 do total 

das exportagoes latino-americanas, a Comu- 

nidade Europeia, por mais de 1/5 do total, e 

o comercio entre os proprios pafses latino- 

americanos, respondendo tambem por cerca 

de 1/5 (veja Tabela 3). A decomposipao da 

pa. ticipacao agregada por classes de bens, 

mostrada na Tabela 4, para os membros da 

ALALC, revela importantes diferen(?as entre 

os mercados de exportagao. Exportapoes de 

alimentos constituem o grosso das vendas as 

napoes do Bloco Sovietico. Em contraste, 

bens manufaturados totalizam cerca do total 

das vendas no interior da America Latina e 

quase a metade das exportapoes entre os 

membros da ALALC. A participapao de ma- 

nufaturas nas exportapoes para os mercados 

da Comunidade Europeia, dos Estados Uni- 

dos e do Japao corresponde a cerca de 1 /5. 

As tabelas 3 e 5 mostram as tendencias 

da participapao das exportapoes da ALALC 

e da America Latina como um todo para os 

principals mercados. Quanto as exportapoes 

totais (Tabela 3), os mercados da Comunida- 
de Europeia e dos Estados Unidos tern decli- 

nado em importancia relativa, enquanto que 

o comercio entre os pafses latino-americanos 

tern crescido substancialmente. Estas tenden- 

cias mostram-se ainda mais surpreendentes 

quando as exportapoes sao desagregadas. Co- 

mo indica a Tabela 5, o declfnio na impor- 

tancia relativa do mercado norte-americano 

para a exportapao de manufaturados e o au- 

mento concomitante do comercio de manu- 

faturados, entre pafses latino-americanos, 

tern sido impressionantes. Ainda que a parti- 

cipapao da OPEP e do Bloco Sovietico seja 

pequena, a Tabela 3 indica uma rapida ex- 

(7) Sobre a importancia relativa das napoes latino- 
americanas nos mercados mundiais para as ex- 
portapoes agrfcolas individuais, veja VALDES 
(1979). 

pansao das exportapoes para estes mercados 

nao tradicionais. Em contraste, as vendas pa- 

ra o mercado japones tern mostrado um cres- 

cimento agregado apenas modesto, a despei- 

to da elevada taxa de crescimento do PNB 

do Japao durante o perfodo. 

Outros direcionamentos similares sao evl- 

dentes na parcela da ALALC no total das 

importapoes provenientesdetodosos LDC^ 

para os principals mercados de exportapao 

latino-americanos, como mostra a Tabela 6. 

Os membros da ALALC tern suprido uma 

parcela declinante do total das importapoes 

da Comunidade Europeia e dos Estados Uni- 

dos provenientes de todos os LDCs, tanto 

para o comercio total como para manufatu- 

rados. Igualmente, os produtos da ALALC 

tern respondido por uma frapao declinante 

das proprias importapoes primaries da Ame- 

rica Latina, refletindo em parte a crescente 

importancia das importapoes de combustf- 

veis no total. Mas no caso de manufaturados, 

a porcentagem das importapoes totais pro- 

venientes de todos os LDCs que e suprida pe- 

los membros da ALALC aumentou tanto pa- 

ra esta quanto para a America Latina como 

um todo. 

Essas tendencias iluminam a importancia 

relativa dos desenvolvimentos recentes da 

polftica comercial para as exportapoes lati- 

no-americanas. 0 muito discutido aumento 

do protecionismo por parte dos Estados Uni- 

dos e da Comunidade Europeia e consistente 

com a importancia declinante destes merca- 

dos para os exportadores latino-americanos. 

Todavia, as novas barreiras tern por alvo es- 

pecialmente as exportapoes rapidamente 

crescentes dos NICs da Asia. A participapao 

decrescente da ALALC nas importapoes to- 

tais de manufaturados provenientes de todos 

os LDCs indica que outros LDCsfornecedores 

estao aumentando sua penetrapao nos merca- 

dos protegidos, mais rapidamente que os 

(8) O uso da participapao nos mercados de expor- 
tapao elimina a maior parte dos efeitos dos 
ciclos de negocios dos pafses importadores. 
As importapoes LDC totais, e nao as importa- 
poes totais, sao utilizadas para reduzir os efei- 
tos de alterapdes na composipao. 
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produtores latino-americanos. Assim, as di- 

mensoes usuais da competitividade das ex- 

portacoes e nao a exclusao por meio de bar- 

reiras nao-tarifarias parecem ser o fator princi- 

pal do fenomeno. 

Outra inf luencia potencial sobre as vendas 

latino-americanas de manufaturados nos 

mercados dos Estados Unidos e da Comuni- 

dade Europeia e o Sistema Generalizado de 

Preferencias (GSP). Sob o GSP, as exporta- 

coes de manufaturados provenientes da 

America Latina e de outras areas em desen- 

volvimento e concedido acesso preferencial 

aos mercados protegidos das nagoes indus- 

trials 0 piano da Comunidade Europeia 

entrou em vigor em 1971, enquanto que o 

dos Estados Unidos nao foi implementado 

senao em 1976. Este atraso pode ter contri- 

bui'do para uma expansao relativa das ex- 

portagoes para a Comunidade Europeia, re- 

fletindo, ao menos em parte, o desvio de par- 

te das exportagoes dos mercados norte-ame- 

ricanos. A parcela latino-americana nas ex- 

portagoes de manufaturados para a Comuni- 

dade Europeia aumentou ate 1976, mas de- 

clinou de 1976 a 1977; a parcela dos Estados 

Unidos nestas mesmas exportagoes apresen- 

tou uma tendencia declinante ate 1975, como 

uma reversao que coincide com a implemen- 

tagao do esquema GSP nos Estados Unidos. 

Todavia, uma explicagao mais provavel des- 

tes movimentos reside na localizagao no tem- 

po da recessao de meados da decada dos 70 

na Comunidade Europeia e nos Estados Uni- 

dos. E, como indica a Tabela 6, os exporta- 

dores latino-americanos continuaram a per- 

der terreno em ambos os mercados para ou- 

tros ofertantes LDC - ao menos em termos 

relatives — depois que o GSP entrou em vi- 

gor. 

O rapido crescimento das vendas de ma- 

nufaturados da ALALC no interior da Ame- 

rica Latina pode resultar em parte dos la- 

(9) Os efeitos do GSP sobre o com^rcio latino- 
americano sao discutidos na se^ao 2 deste ar- 
tigo. Os diversos esquemas sao brevemente 
descritos em IMF Survey, July 4, 1977. Sobre 
o background da questao GSP, veja MURRAY 
(1977). 

gos preferenciais existentes. Todavia, se o 

acesso preferencial da ALALC teve um im- 

pacto apreciavel nos padroes agregados de 
comercio, ele parece refletir-se antes no m- 
vel da participagao nos mercados do que na 

taxa de crescimento; as exportagoes de ma- 

nufaturados da ALALC para o resto da 

America Latina tern crescido ainda mais rapi- 

damente que o comercio entre os membros 

da ALALC. O rapido crescimento da regiao, 

mais do que a poli'tica comercial da ALALC, 

tern sido, provavelmente, o principal fator 

responsavel pela crescente importancia do 

comercio de manufaturados entre pafses la- 

tino-americanos. 

Em contraste com o modesto cresci- 

mento na importancia relativa do mercado 

da Comunidade Europeia para os manufa- 

turados latino-americanos, as exportagoes 

primaries para a Comunidade Europeia 

cairam acentuadamente, de mais de 1/3 

do total da ALALC em 1973 para menos 

de 1/5 em 1974, tendo a parcela permane- 

cido proxima desta proporgao desde en- 
taodO) Um motive importante para esta 

queda acentuada e o fato de a Comunidade 

Europeia responder apenas por uma pequena 

fragao das exportagoes de petroleo latino- 
americanas. Quando o prego das exportagoes 

de petroleo elevou-se violentamente em 

1974 — e a partir de entao — a parte da 

Comunidade Europeia no valor das re- 

ceitas totais da exportagao de bens prima- 

ries automaticamente declinou. Todavia, as 
exportagoes para a Comunidade Europeia 

em outras categorias tambem declinaram 

em termos relatives e as vezes em termos 

absolutes. 

Um possi'vel fator influenciando as 

exportagoes de produtos primarios que 

nao combustfveis para a Comunidade Eu- 

ropeia e o tratamento especial concedido 

pela Comunidade a mais de cinqiienta na- 

goes em desenvolvimento da Africa, do 

Caribe e do Pacffico (ACP). Sob a Con- 

(10) O total da ALALC e utilizado aqui porque os 
exportadores do Caribe podem ter-se benefi- 
ciado dos lapos especiais com a Comunidade 
Europ6ia, como descrito abaixo. 
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vencao de Lome, assinada em 1975 e reno- 

vada em 1978, os pai'ses da ACP tern livre 

acesso aos mercados da Comunidade Euro- 

peia para a maior parte de suas exporta- 

coesl11! Embora as nacoes da ACP este- 

]am entre as mais pobres e menos desen- 

volvidas do mundo, elas competem com a 

America Latina em varies mercados de 

produtos agn'colas primaries especialmente 

produtos agn'colas primaries, especialmente 

produtos tropicais, como cafe, cacau, ba- 

nanas e algodao. Todavia, a participacao 

da Comunidade Europ^ia no total das ex- 
'portacoes prima'rias da ALALC tendeu a 

elevar-se a partir de 1975, de forma que 

o impacto imediato de um novo direcio- 

namento no comercio induzido pela Con- 

vencao de Lome parece ser brando. Por 
exemplo, nas SITC*0-1, que incluem todos 

os produtos alimentares tropicais, a parti- 

cipagao da Comunidade Europeia no total 

das exportacoes caiu entre 1973-75, mas 

tem-se elevado subseqiientemente. A par- 

ticipacao da ALALC no total das importa- 

coes da Comunidade Europeia de produ- 

tos SITC 0-1 provenientes de todas as fon- 

tes LDC segue um padrao temporal simi- 

lar. Isso sugere que outros fatores, tais 

como o ciclo de negocios na Comunidade 

Europeia e os movimentos de precos de 

exportacoes individuals, sao mais importan- 

tes que as preferencias Lome como deter- 

minantes das tendencias da participacao 

nos mercados. 

Mercados de exportacao podem ser con- 

siderados importantes tendo como criterio 
seu tamanho atual ou seu potencial de 

crescimento. Cerca de 2/3 das receitas de 

exportacao latino-americanas ainda pro- 

N.T : Standard International Trade Classification 
(Classificacao Uniforme do Comercio Inter- 
nacional). 

(11) Sobre o Acordo de Lome e outros arranjos 
preferenciais com a CE potencialmente des- 
vantajosos aos exportadores latino-americanos 
concorrentes, veja IMF Survey, July 4, 1977. 
Preferencias um pouco mais restritas eram da- 
das a um grupo menor de napoes sob acordos 
bilaterais anteriores e as Convepoes Yaounde 
de 1963 e 1969. 

vem do comercio com as nacoes industrials, 

seus parceiros tradicionais. Em termos do 

potencial de crescimento, todavia, outros 

mercados parecem ser mais promissores. 

A extrapolacao de tendencias recentes su- 

gere duas generalizacoes com respeito ao 

crescimento future das exportacoes lati- 

no-americanas. A primeira, o mercado mais 

promissor para as exportacoes de manufa- 

turados da America Latina parece ser a 

propria America Latina. Quase alcancando 

a importancia dos mercados dos Estados 

Unidos e da Comunidade Europeia combina- 

dos, o mercado latino-americano esta cres- 

cendo muito mais rapidamente e tern muito 

menor probabilidade de ser afetado em fu- 

turo proximo pela proliferacao de novas 

barreiras ao comercio. A segunda, os mer- 

cados mais promissores para as exportacoes 

primarias da America Latina sao as nacoes 

do Bloco Sovietico e da OPEP Embora 

as vendas correntes para esses mercados 

ainda sejam pequenas, um rapido cresci- 

mento da demanda e provavel, particular- 

mente da demanda por importacoes de 

alimentos, na medida em que a diversi- 

ficacao da oferta torna-se uma preocupa- 

cao crescente. Isso nao significa que os 

mercados dos Estados Unidos e da Comuni- 

dade Europeia de manufaturados e produ- 

tos primaries necessariamente declinarao 

em tamanho absoluto. Mas e provavel 

que, caso o rapido crescimento das expor- 

tacoes desejado pelas nacoes latino-america- 

nas seja logrado, ele o sera nessas dire- 

coes novas e nao tradicionais. 

Os esforcos latino-americanos para melho- 

rar as perspectivas de suas exportacoes tern 

sido dirigidos, pelo menos, com a mesma 

intensidade tanto aos mercados do passado 

como aos mercados do future. Devido ao 

fato de o comercio com os parceiros tradi- 

cionais ainda gerar a maior parte das recei- 

tas de exportacao, melhoras ainda que 

modestas nos termos de troca podem pro- 

porcionar benefi'cios agregados considera- 

veis. Em relacao ao cc nercio entre os pai'- 

ses latino-americanos, a America Latina 

tern estado na vanguarda dos esforcos dos 

LDCs para conseguir benefi'cios por meio 
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da integracao economica, mas os dados 

sugerem que esses esforgos nao tiveram o 

impacto agregado importante ate agora(12) 
E ainda que as vendas de alimentos para o 

Bloco Sovietico e para a OPEP possam re- 

presentar uma fonte importante de recei- 

tas de exportacao para algumas nacoes 

latino-americanas, os determinantes princi- 

pals de tal comercio sao mais poh'ticos do 
que economicos, e, portanto, envolvem 

decisoes que estao fora da esferea usual 

das opgoes de comercio internacional. 

2. liberaqAo preferencial 

MFN: CONSEQUENCIAS PARA 

A AMERICA LATIN A 

Individualmente, como bloco regional, 

e no interior do "grupo dos 77" as nacoes 

latino-americanas tern estado na vanguarda 

dos esforcos para melhorar o acesso dos 

LDCs aos mercados, particularmente por 

meio da liberalizacao das tarifas existentes 

e das barreiras nao-tarifarias nas nacoes 
avancadas. A questao isolada mais impor- 

tante da liberalizacao para a America La- 

tina tern sido o estabelecimento do GSP 

que figure como item numero 1 da agenda 

da conferencia das Nacoes Unidas sobre 

Comercio e Desenvolvimento (UNCTAD*), 

ha mais de uma decada. O GSPfoi significa- 

tive nao apenas pelos benefi'cios diretos 

que poderia prover, mas tambem como o 

primeiro passo de maior importancia para 

estabelecer o princi'pio mais amplo de um 

tratamento preferencial sistematicoaos LDCs 
no interior da economia internacional. A 

aceitacao do GSP pelas nacoes industriais 

* N.T.; United Nations Conference on Trade 
and Development. 

(12) No longo prazo, a integrapao regional pooe in- 
fluenciar a localizapao de novos investimentos 
no interior do grupo das nagoes-membro, esti- 
mulando, assim, o crescimento, ao aumentar o 
retorno social do investimento. No caso da 
ALALC, ha pouco evidencia de que isto tenha 
ocorrido. 

avancadas assinalou sua disposicao de afas- 

tar-se de um dos princi'pios centrais do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio 
(GATT*), do tratamento MEN, isto e, 

comercio nao discriminatorio entre membros 
do GATT(13). 

Os negociadores do Toquio Round deram 
um importante passo adicional nessa diregao, 

ao institucionalizarem o tratamento prefe- 

rencial as nacoes em desenvolvimento no 

interior do GATT. Todavia, a aceitacao 

oficial por parte do GATT do princi'pio da 

discriminacao favorecendo os LDCs veio 

acompanhada de clausula explfcita, segundo 

a qual, para qualquer na(?ao, o status prefe- 

rencial e inerentemente temporario e condi- 

cional por natureza. Especificamente, espe- 

ra-se de cada LDC que ele gradativamente 

abandone seu status preferencial e assuma 

cada vez mais as plenas responsabilidades 

sob as regras do GATT, na medida em que 

os objetivos desenvolvimentistas desta nacao 

forem sendo alcancados. A condicionali- 

dade do tratamento preferencial, agora 

'referida como questao da "graduation" 

e de particular importancia para a America 

Latina, porque as principais nacoes lati- 

no-americanas estao entre os LDCs mais 

avancados em termos de desenvolvimento 

industrial ou de renda per capita. 

As perspectives de comercio latino-ame- 

ricanas foram alteradas por amplas modi- 

ficacoes recentes no acesso aos mercados, 

numa base preferencial por meio da imple- 
mentapao do GSP, e numa base nao-discri- 

minatoria por meio da conclusao do To- 

quio Round. As consequencias para a Ame- 

rica Latina desses principais desenvolvimen- 
tos sao interdependentes. Num futuro pro- 

ximo, as redupoes tarifarias tipo MFN 

negociadas no Toquio Round, da forma 

como estao sendo implantadas, reduzi- 

rao a margem de preferencia atualmente 

desfrutada pelas nacoes qualificadas sob 

* Idem: General Agreement Tariffs and Trade. 

(13) Deve-se recunhecer, todavia, que o princi'pio 
MFN ja esteve sujeito a muitas excegoes im- 
portantes; veja DAM (1970). 
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o GSR. Num prazo mais longo, algumas 

das principals nacoes latino-americanas pro- 

vavelmente estarao entre os primeiros LDCs 

a enfrentarem a "graduation" de um status 

preferencial, incluindo a qualificapao para 

o GSR. Isto significara nao apenas compe- 
tipao em termos equitativos^1— em vez 

de preferenciais, com outros exportadores, 

sobretudo de pai'ses desenvolvidos, nos 

mercados protegidos das nacoes avanqadas, 

— mas tambem competipao em termos de- 

siguais, ou seja, nao preferenciais, com ex- 

portadores dos LDCs ainda nao suficiente- 

mente adiantados, ao longo do processo 

de desenvolvimento, para serem promovi- 

dos. 

Benef fcios para a America Latina 

sob o GSP 

Enquanto o GSP tende a aumentar as 

receitas das exportacoes atuais dos LDCs 
D5)i sua principal justificativa para isto e 

o argumento de industria nascente apli- 
cado as industrias dos LDCs como um 

todo. Ao fornecer, efetivamente, subsf- 

dios as exportacoes de um vasto leque de 

manufaurados dos LDCs, o GSP deve impul- 

sionar forgas "dinamicas" que induzirao 

os produtores emergentes a uma eventual 

competividade internacional. Sejam quais 

forem os meritos teoricos, os beneffcios 

efetivos para a America Latina do estfmulo 

as exportapoes dos varios esquemas GSP, 

agora em vigor, tern sido bastante modes- 

tos. O mais importante piano do GSP 

para a America Latina e o dos Estados Uni- 

dos, com uma criacao bruta de comercio 

estimada em 175 milhoes de dolares em 

1978. Os beneffcios comerciais para a Ame- 

(14) Evidentemente, enquanto qualquer protegao 
perdura, a competipao d^-se em termos desi- 
guais com os produtores dom^sticos das na- 
poes importadoras. 

(15) O grau em que isto acontece depende das par- 
ticularidades da implementagao assim como 
da competitividade dos mercados em que os 
bens sao comercializados. Veja MURRAY 
(1977) sobre o esquema da CE. 

rica Latina dos demais ajustamentos impor- 

tantes do GSP, os da Comunidade Euro- 

peia e do Japao, sao estimados na ordem 

de 32 milhoes e 48 milhoes de dolares, 

respectivamente, para 1976 L16). 

Estas cifras relacionadas a expansao 

do comercio indicam apenas o sucesso que 

representou o GSP na sua concepgao origi- 

nal de estimular as exportagoes industriais; 

beneffcios dinamicos resultantes de fato- 

res "learning-by-doing" e padroes de inves- 

timentos mais eficientes sao presumivelmen- 

te proporcionais ao aumento induzido no 

comercio. Todavia, o GSP tambem pode 
gerar beneffcios estaticos. Para calcular 

os beneffcios estaticos, as receitas proveni- 

entes da expansao das exportagoes devem 

ser reduzidas pelo custo social alternative 

dos recursos requeridos para gerar as expor- 

tagoes adicionais. Por outro lado, os bene- 

ffcios estaticos tambem incluem quaisquer 

aumentos nos pregos recebidos pelas expor- 

tagoes, que teriam ocorrido mesmo na au- 

sencia de acesso preferencial a mercados. 

Onde as tarifas MEN sao elevadas e os ex- 

portadores podem captar a maior parte 

da diferenga entre pregos domesticos e in- 

ternacionais, os beneffcios estaticos podem 

ser substanciais. Isso depende crucialmente 

dos instrumentos utilizados para limitar 

o acesso preferencial dos LDCs a alguns 

mercados particulares. A estrutura de al- 

guns pianos, particularmente os da Comuni- 

dade Europeia, tende a reduzir o poder de 

barganha dos fornecedores LDC em expor- 

tagoes GSP e assim reduzir esta fonte poten- 

cial de beneffcios. 
O GSP teve um impacto relativamente 

menor sobre as exportagoes industriais da 

America Latina. Em parte, isto deve-se ao 

fato de que os pianos principals estao longe 

de ser "generalizados" no acesso preferen- 

cial concedido. Restrigoes sobre a qualifica- 

gao de pafses e mercadorias reduzem grande- 

mente os ganhos potenciais. No caso dos 

Estados Unidos, tres aspectos das regras do 

GSP limitaram os beneffcios a America La- 

tina: exclusoes por "necessidades concor- 

ds) OEA (1980) 
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renciais", exclusoes de manufaturados em se- 

tores sensi'veis as importagoes e exclusao 

dos paises membros da OPEP. 

Exclusoes por necessidade concorrencial 

limitam severamente as importagoes prove- 

nientes dos principals fornecedores LDC de 

mercadorias especfficas, a despeito de seu 

status global de desenvolvimento. Se um 

pai's fornece mais de 50% do total das 

importagoes norte-americanas de um item 

selecionado, ou uma quantidade por ano 

avaliada em excess© a um limite ajustado 

anualmente em dolar, o pai's torna-se des- 

qualificado para o acesso quanto a este 

item. Esta clasula pretende, em parte, re- 

servar tratamento preferencial para exporta- 

goes em relagao as quais as nagoes benefi- 

ciarias ainda nao tenham estabelecido uma 

capacidade produtiva significativa. Em ter- 

mos absolutes, as restrigoes por necessi- 

dade concorrencial afetam primordialmente 

as nagoes mais desenvolvidas entre os LDCs. 

Estes mesmos pai'ses tambem derivam os 

beneffcios mais amplos em termos absolu- 

tes do programa. Por exemplo, o Mexico 

exportou cerca de 1,5 bilhao de dolares em 

produtos GSP para os Estados Unidos em 

1978. Por causa das exclusoes por necessi- 

dade concorrencial, todavia, menos de 1/3 

destas exportagoes eram qualificadas para 

um tratamento livre de tarifas sob o piano 

norte mericano. Quando o impacto de 

exclusoes por necessidade concorrencial e 

expresso como uma proporgao das expor- 

tagoes de outra forma qualificaveis, mesmo 

as nagoes latino-americanas mais pobres 

ipresentam redugao substancial dos bene- 

ffcios GSP totais. De fato, as proporgoes 

tendem a ser maiores para os menos indus- 

trializados no grupo, porque seu setor 

manufatureiro nao se tornou ainda diversi- 

ficado. Para a America Latina como um to- 

do, produtos GSP exportados para os Es- 

tados Unidos em 1978 foram avaliados em 

3,5 bilhoes de dolares. Nao obstante, apenas 

cerca de 1,5 bilhao de dolares deste comer- 

cio eram de fato qualificados para o trata- 
mento isento de tarifas aduaneirasC^), 

(17) OEA (1980). 

0 esquema preferencial dos Estados 

Unidos tambem exclui de qualificagao todos 
os itens que, por serem sensi'veis as impor- 

tagoes, sao capazes de suscitar medidas de 

auxflio. Tais itens incluem texteis e vestua- 

rio, calgados, relogios, bicicletas, pneuma- 

ticos e alguns produtos de ferro e de ago. 

Com efeito, nega-se explicitamente trata- 

mento preferencial precisamente para aque- 

les manufaturados trabalho-intensivos, com 

os quais os LDCs como um grupo ja logra- 

ram consideravel penetragao nos mercados, 

mesmo sem a ajuda do acesso preferencial, 

vale dizer, aqueles nos quais tern demons- 

tradamente a maior vantagem comparati- 
vaU8) Decididamente, o mais importante 

exemplo sao os texteis, em que a protegao 

tarifaria e nao-tarifaria norte-americana per- 
manece muito maior do que para qualquer 

outra industria manufatureira. O efeito de 
tais exclusoes e encorajar apenas a produgao 
de bens nos quais as nagoes em desenvolvi- 

mento nao demonstraram vantagem compa- 

rativa sobre os produtores dos pafses indus- 

trials. Desta forma, um efeito a mais longo 
prazo do GSP poderia ser a promogao de 

uma divisao internacional do trabalho rela- 

tivamente ineficiente (19), 

Na America Latina, o Brasil e o Mexico 

sao atualmente os mais afetados pela exclu- 

sao de manufaturas sensi'veis as importa- 

goes. 

Todavia, ao longo da duragao do piano 

norte-americano (ate 1986, a menos que 

renovado), a exclusao dos proprios itens que 

foram no passado o ponto de partida da 

rota para a industrializagao tambem torna 

o programa muito menos valioso para aque- 

les pai'ses que estao comegando agora a 

estabelecer a sua capacidade industrial. 

Com efeito, os caminhos experimentados 

e comprovados para a diversificagao das 

(18) Na realidade, a vantagem comparativa 6 fre- 
qiientemente suplementada por incentives 
governamentais a exportapao. 

(19) O Japao e a CE tambem restringem, atrav6s de 
meios algo diferentes, o acesso preferencial do 
grupo "inoportuno" de exportadores LDC 
que ja sao internacionalmente competitivos. 
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exportapoes industrials dos LDCs estao 

agora duplamente bloqueados, pelo prote- 

cionismo crescente nos pai'ses importadores 

e pelas parcelas de mercado estabelecidas 

e mantidas pelos NICs. 

Sob o Trade Act de 1974, os membros 

da OPEP (juntamente com a maior parte 

dos pai'ses do Bloco Comunista) foram ex- 

clui'dos das preferencias norte-americanas. 

Na America Latina, os pai'ses assim exclui'- 

dos foram a Venezuela e o Equador. Embora 

os benefi'cios economicos potenciais do 
GSP fossem de menor importancia para 

essas nacoes, sua exclusao teve considera- 

vel significado simbolico e poh'tico, parti- 

cularmente a luz da sensibilidade latino-ame- 

ricana em questoes de soberania nacional 

nos negocios com os Estados Unidos. 0 Tra- 

de Agreements Act de 1979 preparou o 

caminho para a inclusao destes pai'ses ao 

passar a palavra final ao presidente dos 

Estados Unidos; ambos os pai'ses estao agora 

inclui'dos na lista de beneficiarios do GSP 

Resukados do Toquio Round 

0 Round de Toquio de negociacoes mul- 

tilaterais de comercio chegou a uma conclu- 

sao formal em 1979. As negociacoes abar- 

caram urn pen'odo de cinco anos, caracte- 

rizado por desordem economica mondial, 
e a enfase numa imposicao mais estrita de 

regras de comercio refletia o medo genera- 

lizado de que pressoes protecionistas seriam 

intensificadas por causa de um desempe- 
nho macroeconomico ruim nas principals 

nacoes industrials. A despeito (ou possi- 

velmente em funcao) das condiqoes mundiais 

desfavoraveis, os negociadores conseguiram 

acordos importantes em tres areas: reducoes 

tarifarias MEN, "codigos de conduta" re- 

gendo as barreiras nao-tarifarias ao comer- 
cio e modificapoes na propria estrutura do 

GATT Cada conjunto de resultados tern 

implicacoes importantes para as perspectivas 
do comercio latino-americano. Todavia, re- 

lembrando que o Toquio Round teve im- 
cio com a promessa exph'cita de tratamento 

especial e mais favoravel as nacoes em 

desenvolvimento, os ganhos potenciais da 

America Latina podem parecer de fato 

modestos. 

Reducoes Tarifarias (VIFN 

Ciclos anteriores de negociacoes ja tinham 

obtido redupoes importantes de tarifas de 

tipo MEN, de modo que cortes generaliza- 

dos subseqiientes nas tarifas passaram a 

nao ser tao prioritarios. Sob pressao da 

Comunidade Europeia, os cortes foram de 

alguma forma mais amplos para taxas acima 

da media, de forma a alinha-las aos m'veis 

globais de protepao tarifaria — uma aborda- 

gem "harmonizadora". Para os produtos 

industrials, a reducao media foi de cerca 

de 13% para os Estados Unidos, 27% para 

a Comunidade Europeia, 28% para o Japao 

e 34% para o Canada (20) Nao obstante, 

porque a maior parte das tarifas ja era has 

tante baixa, estes cortes percentuais repre- 

sentaram apenas modificacoes de menor 

importancia no grau de protepao ofereci- 

do aos fornecedores domesticos. Mesmo as- 

sim, os representantes dos LDCs expressa- 

vam o termor de que os benefi'cios comer- 

ciais obtidos sob o GSP fossem seriamen- 
te eroditos 

Redupoes tarifarias MEN tern dois efeitos 

sobre o valor das exportacoes dos LDCs. 

Como enfatizado pelos LDCs, as redupoes 

de tarifas MEN diminuem efetivamente 

a margem de preferencia por bens qualifi- 

caveis para tratamento GSP (21). Todavia, 

estes bens respondem por uma pequena fra- 

pao do total das exportapoes dos LDCs, 

mesmo no caso de categorias de produtos 

inclui'das nos pianos GSP. No caso das 

exportapoes latino-americanas para os Esta- 

dos Unidos, apenas 22% entram na qualifi- 

(20) Wall Street Journal (22), june 1979. 

(21) De fato, a oposigao potencial a futuras redu- 
poes tarifarias MFN por parte do princi'pio 
GSP como um argumento contra sua aceita- 
pao pelos membros do GATT. Por outro lado, 
nao ha evidencia de que as ofertas efetivas das 
maiores napoes no Round de Toquio tenham 
sido de alguma forma afetadas pela possi'vel 
erosao dos beneffcios GSP 
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ca(?ao dos produtos cobertos pelo GSP(22) 

Desta fracpao, menos da metade recebe de 

fato isenpao de tarifas aduaneiras sob o 

GSP, com a maior parte do restante elimi- 

nada por clausulas de necessidade concorren- 

cial do piano norte-americano. Em contras- 

te, qualquer reduce tarifaria MFN apli- 

car-se-ia a todas as importagoes dentro de 

uma dada classificagao de produtos. Desta 

forma, cortes de tarifas MFN poderiam, em 
termos h'quidos, encorajar as exportagoes 

latino-americanas para os Estados Unidos, 
mesmo no caso daqueles produtos agam- 

barcados pelos GSP. O GSP tern tambem 

por alvo bens manufaturados. Redugoes 

tarifarias MFN sobre mercadorias primaries 

trariam, sem duvida, beneffcios comerciais 

a America Latina; na verdade, as redugoes 

tarifarias para produtos tropicais consti- 

tuiram uma das areas de maior preocupa- 

gao para os negociadores. 

Estimativas empfricas preparadas pelo 

Secretariado da Organizagao dos Estados 

Americanos (OEA) sugerem que o novo co- 

mercio latino-americano criado pelas redu- 

goes tarifarias MFN poderia mais do que 

compensar as perdas comerciais resultantes 

da erosao do GSP (23) Todavia, as estima- 

tivas agregadas mascaram importantes conse- 

qiiencias distributivas para a America Latina. 

Como apresentado na Tabela 7, a previsao 

da OEA de um aumento Ifquido no valor das 

exportagoes totais latino-americanas para os 

Estados Unidos (em 1978 US$ dolares) de 

cerca de 20 milhoes de dolares e o resultado 

h'quido de um ganho substancial do Mexi- 

co (mais de 30 milhoes de dolares), ganhos 

menores para algumas nagocs, especialmente 

Caribe e America Central, e perdas de pro- 

porgoes variadas para a maior parte dos pai'- 

(22) OEA (1980). 

(23) OEA (1980). As estimativas da OEA sao ba- 
seadas numa metodologia desenvolvida por 
BALDWIN e MURRAY (1977). GINMAN, 
PUGEL e WALTER (1979a) alegam que esta 
abordagem conduz a subestimapao sistem^tica 
da erosao do GSP, Suas proprias estimativas 
indicam uma queda nas exportapoes totais co- 
mo o prov^vel resultado. 

ses da ALALC. A maior perda em dolar es- 

ta prevista para o Brasil„ uma redugao nas 

exportagoes da ordem de 8 milhoes de do- 
lares e uma perda apenas ligeiramente menor 

para a Argentina(24) As redugoes MFN pa- 

recem dessa forma prejudicar as perspectivas 

de exportagoes de algumas nagoes da Ame- 

rica Latina (25), |sto nao constitui um ar- 

gumento contra as redugoes tarifarias MFN. 

Nao obstante, dado o compromisso do T6- 

quio Round com um tratamento especial e 

mais favoravel para as nagoes em desenvol- 

vimento, agoes compensatorias apropriadas, 

tal como uma expansao da cobertura do 

GSP ou novos cortes tarifarios MFN sobre 

bens de particular interesse para os pai'ses 

em questao, constituem um problema legf- 

timo. Os Estados Unidos, todavia, argumen- 

taram que o GSP e o MFN devem ser topi- 

cos inteiramente desvinculados. 

Codigos de conduta 

Potencialmente, o resultado de maior 

alcance do Toquio Round foi a formula- 

gao de codigos regendo as barreiras nao- 

tarifarias ao comercio. Um elemento espe- 

cial dos novos codigos, e o fator mais cn- 

tico na determinagao do seu impacto, e 

a especificagao detalhada de um mecanismo 

(24) Como mencionado anteriormente com respei- 
to ao GSP, os assim chamados beneffcios co- 
merciais de redugoes tarifarias MFN referem- 
se a mudanga induzida nas exportagoes totais 
para o mercado norte-americano, definigao 
que difere daquela usualmente utilizada em 
estimativas empfricas dos ganhos est^ticos de 
liberalizagao do comercio. A abordagem BAL- 
DWIN—MURRAY nao engloba ganhos de ter- 
mos de troca dos exportadores. 

(25) Calculos muito grosseiros da ordem de magni- 
tude dos efeitos Ifquidos sobre o comercio 
latino-americano de redugoes de tarifas MFN 
pela CE e Japao foram preparados pela OEA 
a partir de dados da UNCTAD para todos os 
LDC como grupo. Eles indicam que os resul- 
tantes aumentos Ifquidos no valor das expor- 
tagoes para a CE e para o Japao correspondem 
aproximadamente a metade e a 1/3, respecti- 

-vamente, dos ganhos de exportagao para os 
EUA. Os dados da UNCTAD nao permitem 
uma discriminagao dos beneffcios por pafses, 
mas § razocivel postular uma variagao entre 
pafses, como no caso dos EUA. 
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internacional de resolucao de divergencias 

para cada um deles, acoplado a um esquema 

dinamico, para o cumprimento dos prazos 

de cada etapa, com a intencao obvia de 
impedir os atrasos interminaveis caracte- 

nsticos de outros procedimentos legais 

internacionais. Enquanto aclamados por al- 

guns como o principal passo em direcao 

a um comercio mais livre, os codigos foram 
fortemente apoiados pelas industrias nor- 

te-americanas, preocupadas com a elimina- 

cao de abuses (reais ou imaginarios) perpe- 

trados por seus concorrentes do exteri- 
orise), £ significative que o preco pago 

pela administrapao Carter para a aprovacao 

pelo Congresso do Toquio Round tenha 
inclufdo uma reorganizapao do aparato 
administrative para a implementacao da 

poh'tica comercial norte-americana em areas 

cobertas pelos codigos. Em particular, a 

autoridade para administrar as taxas alfande- 

garias de compensagao foi deslocada do 
Departamento do Tesouro, relativamente 

orientado para o livre comercio, para o 

Departamento de Comercio. A despeito do 

otimismo reinante em muitos cfrculos, 

alguns cfnicos veem os codigos como uma 

fonte de riqueza para os advogados, mas 

com pouco impacto provavel sobre as pra- 

ticas restritivas ao comercio. 

Os codigos foram conclufdos com sucesso 

para cinco categorias principais de distorpoes 

nao-tarifarias no comercio: avaliacao alfan- 

degaria, intervenpao governamental, conces- 

sao de licencas para importapao, subsi'dios 

e taxas alfandegaras de compensapao e 

regulamentagao de padroes e de tecnicas. 

Os codigos reconhecem explicitamene que as 

apoes governamentais tomadas na perse- 
cucao de objetivos domesticos legftimos 
podem ter efeitos importantes sobre o 

comercio externo, e que as polfticas adota- 

das por razoes primordialmente domesticas 

podem ser administradas de maneira discri- 

minatoria para os fornecedores do exterior. 

Todos os codigos estabelecem um tratamen- 

to especial e mais favoravel para as napoes 

(26) BALDWIN (1979). 

em desenvolvimento. 0 tratamento prefe- 

rencial permite especial consideracao aos 

fornecedores LDC ao aumentar seu acesso 

aos mercados de exportacao, e tambem aos 

governos dos LDCs uma margem de manobra 

maior na aplicacao (temporaria) das medidas 

de distorpao ao comercio, na medida em que 

sao requeridas pelos objetivos desenvolvi- 

mentistas. 

Dos cinco codigos conclui'dos, o mais 

importante para a America Latina e outras 

regioes em desenvolvimento e aquele que 

regulamenta o uso de subsi'dios e taxas al- 

fandegarias de compensapao. Os paises 

desenvolvidos que assinaram o codigo 

concordam em abster-se da maior parte 

dos subsi'dios a exportacao, assim como de 

subsi'dios domesticos de impacto substancial 

sobre o comercio externo. Aos LDCs, toda- 

via, e permitido o uso direto de subsi'dios 

as exportacoes como parte de seus progra- 

mas globais de desenvolvimento, com a 

clausula de que tais subsi'dios devem ser 

eliminados a medida que a competitivida- 

de internacional seja alcancada. Essas regras 
descrevem esssencialmente o status quo. 

Com respeito as taxas alfandegarias de com- 

pensapao aplicadas pelas napoes impoftado- 

ras, as regras sao mais brandas para as ex- 
portapoes subsidiadas dos LDCs. Em parti- 

cular, um teste formal de prejui'zo ao impor- 
tador 6 requerido antes que um subsi'dio 

possa ser compensado. Tambem o mecanis- 

mo de resolucao de disputas especificado 

nao sera invocado quando as exportapoes 

provenientes dos LDCs que se beneficiam de 

subsi'dio domestico erodirem o mercado 

de uma outra napao exportadora em desen- 

volvimento. 

Para as napoes latino-americanas que es- 

tao atualmente subsidiando as exportacoes 

como importante componente de seus pro- 

gramas globais de crescimento industrial, 

esse tratamento preferencial pode represen- 

tar um benefi'cio significative. Sob o Trade 

Agreements Act de 1979, os Estaods Unidos 

podem conceder um tratamento de taxas 

de compensapao mais brando (isto e, condi- 

cional a um teste de prejui'zo material 

a industria que esta competindo com as 
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importagoes) apenas aos LDCs que assina- 

ram o codigo. Todavia, ao assina-lo, os 

LDCs mais avangados ficam obrigados a 

uma possi'vel eliminapao dos subsfdios. 

Ate Janeiro de 1980, apenas o Brasil, o Chi- 

le e o UruguaM27) ,tinham assinado o cddigo 

de subsfdios, embora espere-se que outros 

tambem venham a faze-lo. 

Os negociadores nao conclufram com 

sucesso o codigo de conduta para a classe 

de barreiras nao-alfandegarias de maior 

interesse para os exportadores latino-ame- 

ricanos — salvaguardas contra importapdes 

que causem rupturas. A formulagao de tal 

codigo teria grande significado potencial 

para todas as areas que estao experimentan- 

do um rapido desenvolvimento industrial. 

As taxas muito elevadas de crescimento de 

algumas categorias de exportagoes dos 

LDCs frequentemente desencadearam uma 

a(?ao protecionista "temporaria" pelas in- 

dustrias afetadas dos pafses importadores. 

Este padrao tende a tornar-se ainda mais 

pronunciado na medida em que as nagoes 

latino-americanas e outros NICs prossigam 

aumentando a parcela dos manufaturados 

em suas exportapoes. 

Os LDCs queixam-se de que as napoes 

industriaUzadas utilizam-se essencialmente 

de salvaguardas para permtir uma protepao 

perpetua a industrias domesticas que ja 

perderam sua competitividadea nfvel interna- 

cional. 0 codigo de salvaguardas assegura- 

ria o carater temporario desse tipo de pro- 

tepao. Adicionalmente, o codigo teria 

requerido considerapao especial para os 

exportadores dos LDCs potencialmente 

afetados, assim como uma compensapao 

pelas perdas resultantes. Os LDCs tambem 

procuraram, sem sucesso, um corhpromisso 

por parte das napdes industrializadas de 
deslocarem recursos das industrias, em que 

(27) O Brasil e o Uruguai estiveram juntos em nu- 
merosas disputas comerciais com os Estados 
Unidos a respeito de subsfdios as exporta?6es 
industriais (ODELL 1980). Os outros pafses 
representados em numerosas disputas — e 
que por esta razao provavelmente devem assi- 
nar — foram a Argentina e o M6xico. 

os LDCs conseguiram vantagem compara- 

tiva segura. A luz da sensibilidade polf- 

tica das questoes envolvidas, nao e surpreen- 

dente que nenhum acordo tenha sido alcan- 

pado pelos negociadores, e parece impro- 

vavel que um amplo codigo de salvaguarda 
venha a ser conclufdo em future proxi- 
mo (28). 

A clausula capacitadora 

AI6m da prescripao de um tratamento es- 

pecial e diferencial aos pafses em desenvol- 

vimento, presente em cada um dos codigos, 

uma importante realizapao do Round de 

Toquio foi alterar formalmente a estrutura 

do GATT, de forma a incorporar uma isen- 

pao permanente ao prinefpio de Napao 

Mais Favorecida, ao permitir explicitamente 

um tratamento preferencial aos LDCs em 

numerosos e amplos aspectos. Em 1968, 

uma desobrigapao das regras do GATT foi 

requerida para permitir a introdupao do 

Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), 

e, similarmente, as preferencias comerciais 

garantidas por um LDC a outro foram tra- 

tadas como excepoes especfficas e limitadas 

ao prinefpio de nao discriminapao. Sob 

a "clciusula capacitadora" os membros do 
GATT podem oferecer tratamento especial 

e mais favoravel aos pafses em desenvol- 

vimento, em areas como tarifas, barreiras 

nao-tarifarias, arranjos regionais ou globais 

entre os pafses em desenvolvimento, e um 

tratamento especial para os pafses mais 

atrasados. 

Os Estados Unidos pressionaram com 

sucesso em favor de uma ligapao entre, de 

um lado, o tratamento especial concedido 
aos LDCs e, de outro, as prescripoes para 

a eliminapao gradual de tal tratamento 

para os LDCs mais avanpados, de acordo 

com o seu progresso em direpao ao desen- 

volvimento. A "graduation" das napoes em 

desenvolvimento no sentido de assumirem 

plenas responsabilidades sob o GATT e 

portanto esperada na medida em que seu 
desenvolvimento e sua situapao comercial 

(28) GINMAN, PUGELe WALTER (1979b). 
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o permitam, Nao obstante, criterios especi- 
ficos para a "graduation" nao estao incorpo- 

rados ao texto. As formas atuais mais im- 

portantes do tratamento preferencial siste- 

matico sao o GSR e os emprestimos subsi- 

diados por instituipoes internacionais. No 

caso do GSR, a exclusao de tratamento 

preferencial obedece mais a uma base pro- 

duto por porduto do que a urn criterio glo- 

bal de desenvolvimento. Assim, uma nacao 

em processo recente de industrializacao, 
relativamente prospera, pode qualificar-se 

para tarifas preferenciais em qualquer 
industria em que ela ainda nao seja um 
importante exportador. Em contraste, em- 

prestimos aos LDCs a taxas preferenciais 

sao usualmente restritos com base na renda 

per capital). 

3. GANHOS POTENCIAIS PARA 
A AMERICA LATIN A DE UMA 

LIBERALIZAQAO FUTURA 

Agora que as nacoes avancadas explici- 

tamente estipularam um tratamento especial 

e mais favoravel aos LDCs no interior da 

estrutura do GATT, quais sao os "proximos 

passes" logicos nos esforcos de liberaliza- 

cao do comercio? Ao institucionalizarem um 

tratamento especial as areas em desenvolvi- 

mento, pode parecer terem os membros 

do GATT abandonado o tratamento de 

Napao Mais Favorecida como meta, permi- 

tindo e mesmo encorajando a evolucao de 

um sistema permanente de comercio em 

dois m'veis. Todavia, a inclusao exph'cita 

do princi'pio de promopao, exprimindo a 

natureza temporaria e condicional do tra- 
tamento favoravel concedido aos LDCs, 

indica que os membros do GATT estavam 

atentos em evitar este resultado. Alem do 

mais, o tratamento preferencial as napoes 

em desenvolvimento nao e a mesma coisa 

que (e de fato nao requer, mesmo tempora- 

riamente) um sistema de acesso discrimi- 

natorio em dois m'veis. 

Uma abordagem alternativa a implemen- 
tapao de tratamento preferencial e uma 

(29) FRANK (1979). 

re forma comerciaf MFN\isando a fins es- 

pecfficos, isto 6, a eliminacao em base nao 

discriminatoria das barreiras existentes que 

sao particularmente perniciosas ao cresci- 

mento potencial e presente das exportapoes 

dos LDCs. Na pratica, uma liberalizacao 
MFN** visando a objetivos especfficos signi- 

ficaria reducoes de barreiras, principalmente 

em areas que ja apresentam grandes proble- 

mas de ajustamento industrial nas nacoes 
avanpadas. fr, por isto, improvavel que esta 
abordagem seja adotada unilateralmente. 

Nao obstante, as nacoes latino-americanas 
podem afetar crucialmente as perspectivas 

de uma liberalizacao visando a fins especf- 

ficos por meio de suas proprias escolhas 

futuras de polftica comercial. 

Tratamento preferencial 

no interiror da 

liberalizacao MFN 

A eliminacao de barreiras numa base 

MFN e visando a fins especfficos apresenta 

diversas vantagens sobre um sistema de 

acesso a mercado em dois m'veis. A primeira 

e ser consistente com a justificacao economi- 

ca fundamental subjacente as negociapoes 

multilaterais de comercio. Em contraste com 

o comercio preferencial, nao ha perda de 

eficiencia decorrente de desvio de comer- 

cio^30^ Tambem, por se dar o acesso aper- 
feipoado aos mercados numa base MFN, a 

abordagem a objetivos especfficos nao tern 

a desvantagem de criar um grupo de pressao 
formado de nacoes beneficiarias opostas 

a uma futura liberalizacao MFN. Finalmente, 

* N.T.; No original, targeted MFM Trade Re- 
form. 

**N.T.: No original, targeted MFN liberaliza- 
tion. 

(30) Em princi'pio, poderia haver conflito entre a 
abordagem harmonizadora e a abordagem vi- 
sando a fins especfficos. No caso da prote- 
gao das nacoes avangadas contra importa- 
goes provenientes dos LDC, todavia, ambas 
apontam na mesma diregao. 
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e de particular significado para a America 

Latina, a liberalizapao com fins especi'ficos 

nao penaliza os casos de desenvolvimento 

bem sucedidos com a possibilidade de uma 

eventual exclusao. 

Ao advogar em favor de um acesso 

preferencial, os exportadores dos LDCs 
argumentam que, a iuz de seu status de 

menos desenvolvidos, nao se deveria esperar 

deles que concorram em termos iguais com 

seus correspondentes nas napoes indus- 

trializadas. Todavia, este argumento faz 

sentido apenas numa base seletiva. Obvia- 

mente, ha um numero regular de industrias 

nas quais a vantagem comparativa dos LDC 

est^ bem estabelecida, e um numero cres- 

cente de pafses em desenvolvimento, cuja 
habilidade em competir num leque amplo 

de atividades industrials nao pode, seriamen- 

te, ser colocada em duvida. De qualquer for- 

ma, o novo codigo regendo os subsfdios 

e taxas alfandegarias de compensa(?ao apro- 

vado pelos participantes do Toquio Round 
explicitamente per mite aos pai'ses em de- 

senvolvimento, individualmente, uma mar- 

gem de apao consideravel para que usem de 

subsfdios as exportapoes, os quais tern o 

mesmo efeito potencial sobre as margens 

competitivas das tarifas preferenciais. Mas, 

depender dos subsfdios as exportapoes sig- 

nificaria deixar as nagoes exportadoras indi- 
vidualmente, em vez de aos potenciais im- 

portadores, a determinagao daqueles setores 

para os quais o argumento de industria 

nascente pode ser utilizado validamente, 

assim como a implementagao de assistencia 
temporaria da forma e na quantia apropria- 
da(31). iQualmente, por terem os subsf- 

dios um impact© direto sobre as finangas 

dos pafses exportadores, hci um forte in- 

centive em identificar com alguma preci- 

sao quando uma industria outrora nascente 

tornou-se vigorosa "adolescente"^32^- A 

ameaga das taxas alfandegarias de compensa- 

gao por parte dos pafses importadores for- 

nece uma restrigao externa adicional sobre 

a longevidade dos subsfdios as exportagoes. 

Texteis 

A etapa industrial intermedi^ria mais 

importante na rota para o desenvolvimento 

economico, a produgao textil, figurou 

proeminentemente em quase todas as his- 

torias bem sucedidas de crescimento dos 

LDCs induzido por exportagoes. Na maior 
parte dos casos, uma vantagem comparati- 

va classica repousando sobre a oferta abun- 

dante de trabalho barato foi ampliada por 

assistencia governamental. Como um resul- 

tado das varias historias de sucesso, a in- 

dustria textil tornou-se um setor debilita- 

do e um problema polftico em quase todas 

as nagoes da OECD* Mesmo o Japao, 

ate recentemente a fonte principal das ex- 

portagoes disruptivas de texteis para os 

Estados Unidos e Comunidade Europeia, 

perdeu agora sua vantagem comparativa 

para produtores mais novos. 

Por nao desejarem enfrentar as conse- 

quencias domesticas de um padrao de com- 
petitividade internacional em rapida modi- 

ficagao, as nagoes industrials protegeram 

seus mercados com elevadas tarifas e acordos 

internacionais para restringir as exporta- 

goes. Embora fossem as nagoes da Asia mais 

do que as latino-americanas o principal 

fator por detras do problema de ajustamento 

aparentemente insoluvel das nagoes avan- 

gadas, todos os principals exportadores 

LDC, incluindo numerosos na America 

Latina, enfrentaram pressoes para limitar 

suas exportagoes; a maioria esta agora 

resguardada por meio de acordos com as 

nagoes importadoras. 

(31) Sob o GSP, a margem de preferencias e, por 
conseguinte, o incentive para a expansao das 
exportagoes, serao os mesmos para cada pafs, 
para qualquer item dado. Todavia, nao ha ra- 
zao para acreditar que os melhores setores pa- 
ra liderar uma arrancada nas exportagoes se- 
rao os mesmos em todos os pai'ses. 

* N.T.: Organization for Economic Co-operation 
and Development. 

(32) Todavia, para uma industria nascente compe 
tindo com importagocs, os incentivos fiscais 
favorecem a perpetuagao. 
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A importancia dos texteis nos poten- 

ciais de com^rcio ^xterno dos LDCs e diff- 

cil de exagerar. Os beneffcios aos LDCs 

so na liberalizapao ao comercio de texteis 
seriam quase tao grandes quanto aqueles 

de uma liberalizapao comparavel de todo 

resto do comercio combinado^33^ Por outro 

lado, a exclusao dos texteis das recentes 

redupoes generalizadas de tarifas MFN e a 
proliferapao de protepao nao tarifaria indi- 

cam um probabilidade mmima de uma 
liberalizapao tendo como objetivo este se- 

tor, a menos que os importadores experi- 
mentassem um progress© drama'tico e nao 

esperado na obtenpao de um ajuste estru- 

tural interno. 
Por causa da importancia observada na 

produpao de texteis no processo de desen- 
volvimento, fez-se uma proposta para me- 

Ihorar o acesso a mercados para as napoes 

mais pobres e menos desenvolvidas no 
interior da estrutura do Multi-Fibre Agree- 

ment — criando na verdade um sistema de 

com6rcio em tres m'veis. Desta forma, 
argumentam os proponentes, um impor- 

tante passo para o desenvolvimento, ou 

seja, a produpao de manufaturados 
trabalho-intensivos para exportapao. seria 

reaberta aos "pafses que a necessitam 

mais"*34). Enquanto a condipao das napoes 

menos desenvolvidas merece especial aten- 

pao, esta proposta estenderia ao sistema de 

comercio internacional a compressao das 

rendas medias, que ja se tornou um traco 

familiar dos sistemas de bem-estar social 

em muitas napoes avanpadas; os assim cha- 
mados LDCs de "renda media" com rendas 

per capita ainda muito abaixo daquelas das 

napoes avanpadas, pagariam muito do pre- 

po dos altos m'veis conti'nuos de protepao 

para os produtores das napoes avanpadas. 

0 restante do custo, evidentemente, e ar- 

cado pelos consumidores "protegidos" dos 

texteis de baixo custo. 

Ainda mais, o problema de ajustamento 

em texteis e particularmente difi'cil, tanto 

em termos poh'ticos quanto de equidade. 

Em contraste agudo com os casos de apo e 

de automoveis, os trabalhadores texteis 

nas napoes industriais estao quase no final 

da escala de renda, mesmo quando emprega- 

dos. Alem disso, porque tendem a ser tra- 

balhadores mais velhos, desqualificados e por 

representarem uma quantidade despropor- 

cional de mulheres ou membros de grupos 

minoritarios, as perspectivas de ajustamento 

desconsiderando aposentadoria prematura 

sao ruins. 

Assim, o caso dos texteis representa ao 

mesmo tempo tanto os amplos ganhos po- 

tenciais de uma liberalizapao futura visando 

aos interesses das exportapoes latino-ame- 

ricanas, ou dos LDCs como grupo, quanto 

os obstaculos potenciais. Alem do mais, en- 

quanto nenhum outro produto tern tanto 

destaque no comercio global, a situapao 

preocupante colocada presentemente pelos 

texteis pode bem servir como um modelo 

pessimista das tendencias futuras em outras 

manufaturas trabalho-intensivas. 

O processamento de materias-primas 

A expansao do processamento de mate- 

rias-primas nas proprias napoes produtoras 

permanece assunto de prioridade para a 

UNCTAD e esta inclui'da entre os objetivos 

do "Integrated Programs for Comoditi- 

es"*35) Na questao do processamento, o 

desejo das napoes produtoras de receitas 

de exportapoes primarias mais elevadas na 

troca com o exterior e reforpado pelo papel 

que as atividades de processamento podem 

ter na consecucao de objetivos de prazo 

(33) CLINE (1979). Os LDCs da Asia respondem 
pela maior porgao dos ganhos agregados po- 
tenciais, embora os beneffcios para a Ameri- 
ca Latina tamb6m fossem substanciais. 

34) World Development Report, 1979. 

(35) O mais importante aspecto deste programa e 
ao qual se deu maior publicidade foi a propos- 
ta de criagao de estoques reguladores financia- 
dos por um "fundo comum" A simplifica- 
goes disto sao discutidas no artigo de BEHR- 
MAN et al.. escrito para esta conferencia. 
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mais longo de industrializap^o e diversifi- 

cagao das exportagoes. 

A estrutura tarif^ria progressiva nos 

pai'ses industrializados importadores produz 

taxas elevadas de protepao efetiva para 

atividades de processamento e, portanto, 

fortes incentives para a localizagao do 

processamento nas napoes consumidoras, 

ponto hd muito enfatizado pelas napoes em 

desenvolvimento que exportam mat^rias-pri- 

mas. Todavia, um reconhecido vtes na es- 

trutura de protepao nas napoes consumido- 

ras nao significa que a vantagem compara- 

tiva internacional no processamento esteja 

de fato nos LDCs produtores. 
A vantagem comparativa depende de fa- 

tores tao diversos como custos de capital, 

mao-de-obra, energia, assim como tecnolo- 

gia, economias de escala e custos relatives 

de transporte para formas "brutas" e pro- 

cessadas. Para muito bens, a estrutura tari- 

faria progressiva pode simplesmente deslo- 

car as atividades de processamento de um 

pai's industrializado para outro. 

Mesmo onde a protepao efetiva fornece 

incentivos para a localizapao do processa- 

mento nas napoes desenvolvidas e nao nos 

pai'ses em desenvolvimento, estes incentivos 

sao amptamente compensados pela protepao 

extensiva nos proprios pai'ses produtores 

as atividades de processamento. Os LDCs 

tipicamente qncorajam as exportapoes de 

bens processados mais do que de mat6- 

rias-primas, por meio de encentivos ao inves- 

timento, taxas e subsi'dios as exportapoes 

e restripoes quantitativas<36>. Levando em 

conta as distorpoes do comercio tanto nos 

pai'ses industriais como em desenvolvimento, 

a estrutura global resultante implica um 

vies muito mais brando em favor da localiza- 

pao nos pai'ses consumidores. O principal 

impacto e aumentar o prepo final a ser pago 

pelos consumidores de bens processados 

nos pai'ses desenvolvidos, e desta forma 

(36) Um exemplo na America Latina 6 a utilizagao 
pelo Brasil de uma taxa de exportagao sobre 
caf6 em grao, mas nao sobre caf6 soluvel (pro- 
cessado). 

reduzir a demanda total. A remopao simul- 

tanea das distorpoes nos pafses exportadores 

e importadores teria assim seu principal 

efeito na extensao do processamento aos 
LDCs, por meio da expansao da demanda 

total, com uma apen'as insignificante realo- 

capao induzida das atividades de processa- 

mento dos pai'ses industriais para os pai'ses 

em desenvolvimento. O impacto estimado 

nas receitas de exportapao dos LDC seria, 

contudo, aprecicivel. De acordo com um 

estudo, as receitas da exportapao de bens 

primcirios agn'colas aumentaria em cerca de 

11% — quantia compar^vel aos efeitos do 

GSR sobre o comercio^37). 

Montagem no exterior 

Em contraste com a estrutura tarifciria 

progressiva, as clausulas sobre montagem no 

exterior (OAR)* do codigo tarifcirio dos Es- 

tados Unidos encoraya/??; a localizapao de al- 

gumas atividades de montagem em pai'ses 

com baixo custo de mao-de-obra. Os itens 

806.30 e 807.00 do codigo tarifdrio dos 

Estados Unidos concedem um tratamento 

especial para bens montados no exterior 

com componentes produzidos nos Esta- 

dos Unidos. As importapoes norte-america- 

nas de produtos montados no exterior e 

imposta a tarifa apropriada, mas apenas 

sobre o valor adicionado na operapao com- 

pletada no exterior. O OAR reduz desta for- 

ma a protepao dada as atividades domesti- 

cas de montagem enquanto, ao mesmo tem- 

po, melhora a posipao competitiva dos 

produtores norte-americanos de componen- 

tes relevantes. 

O efeito das OAR sobre as exportapoes 

dos LDCs para os Estados Unidos 6 substan- 

cial. Para a America Latina, o aumento re- 

sultante no valor das exportapoes para os 

Estados Unidos excede aquele para o GSR 

norte-americano. Tambem, por serem os 

termos de acesso menos circunscritos, o 

potencial para o crescimento future pode 

N.T.: A Offshore Assembly Provisions. 

(37) GOLUB e FINGER (1979). 
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ser maior, especialmente para os exportado- 

res mais bem sucedidos^38^ For outro lado, 

os beneffcios sao ainda mais concentrados 

do que sob o GSR. 0 Mexico sozinho respon- 

de por mais da metade do total dos benefi'- 

cios mundiais do comercio — cerca de 200 

milhoes de dolares em 1976 — refletindo o 

desenvolvimento extensivo da industria 

"de frontelra"** 0 Brasil respondeu por 

outros 13 milhoes de dolares no aumento 

do volume das exportapoes, as napoes do 
Caribe conjuntamente por cerca de 24 mi- 

lhoes de d6lares# com urn total de cerca de 

60 milhoes de ddiares para a America Latina 

como um todo, exceto o Mexico^39!. 
Estranhamente, as cl^usulas sobre monta- 

gem no exterior sao raramente mencionadas 

nas discussoes sobre as perspectivas das 

exportapoes dos LDCs, a despeito do tama- 

nho bastante grande dos beneffcios totais 

de comercio relativamente a outras medidas 

em vigor ou propostas para encorajar a ex- 

pansao das exportapoes dos LDCs. Em con- 

traste com o GSR, a montagem no exterior 

tern um forte apoio domestic© na forma 

de produtores de componentes — por exem- 

plof exportadores de texteis p.ara as f^bricas 

de fronteira mexicanas produtoras de pepas 

de vestu^rio para venda no mercado nor- 

te-americano. Estes defensores dom^sticos 

salvaram a OAR de diversos ataques prote- 

cionistas nos ultimos anos<40)_ 

Produtos agrfcolas 

Embora o crescimento da exportapao 
de manufaturados permanepa a meta mais 

importante da polftica comercial na maior 
parte da America Latina, em razao de seus 

presumfveis beneffcios dinamicos em termos 
de desenvolvimento industrial, beneffcios 

estaticos consideraveis poderiam ser deri- 

vados pelas napoes latino-americanas da 

(38) FINGER (1976b). 

** N.T.: No original, "border" industry. 

(39) BIRNBERG (1979). 

(40) FINGER (1976). 

liberalizapao das barreiras que permanecem 

no comercio de bens primaries agrfcolas. 

Uma estimativa recente dos beneffcios 

potenciais aos LDCs de uma liberalizapao 

do comercio de bens agrfcolas sugere que a 

America Latina captaria mais da metade do 

resultante aumento mundial nas receitas de 
exportapao^41). Para uma redupao hipot^- 

tica geral da ordem de 50% das tarifas e das 

barreiras nao tarif^rias quantific^veis sobre 

a maior parte das importapoes OECD prove- 

nientes de uma amostra de 57 pafses em 

desenvolvimento (na America Latina inclu- 

indo Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, 

Mexico e Peru), os ganhos de exportapao 

latino-americanos aumentariam de quase 

1,7 bilhao de dolares, cerca de 5% do total 

regional dos ganhos de exportapao e quase 

7% se se exclufrem do total as exportapoes 

de petroleo. 

Os ganhos agregados de uma redupao 

generalizada seriam maiores para a Argentina 

e o Brasil. Nao obstante, porque a protepao 

da agricultura dom^stica continua sendo 

prioridade nas napoes avanpadas, as pers- 

pectivas de uma importante liberalizapao 

numa base generalizada sao pequenas. Im- 

portapoes rivais tais como trigo, carne, apu- 

car e vinho seriam, quase com certeza, ex- 

clufdas de qualquer esquema previsfvel de 

liberalizapao. Assim, o tamanho e a distri- 

buipao dos beneffcios efetivos a America 

Latina dependeriam do tamanho dos cortes 

efetivamente empreendidos. A Tabela 2 in- 
dica a importancia de diversos bens prima- 

ries agrfcolas no total das exportapoes de 

cada napao da ALALC<42). 

(41) VALDES (1979). 

(42) A redugao de barreiras ao comercio de bens 
agrfcolas tenderia a reduzir prepos aos consu- 
midores e produtores nos pafses liberalizantes 
e eleva-los em todos os outros mercados. As- 
sim, a liberalizapao substancial nos pafses 
da OECD teria importantes efeitos redistfibu- 
tivos tanto internacionalmente, entre expor- 
tadores e importadores, como no interior das 
napoes. Para a America Latina, as importapoes 
agrfcolas agregadas sao pequenas relativamen- 
te ^s exportapoes, de forma que a regiao 
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Services* 

Nos ultimos anos, as negociacoes para 

liberalizacao do comercio passaram a incluir 

servigos juntamente com bens fi'sicos. 0 

comercio de services "invisi'veis" tais como 

embarque e transporte de mercadorias, se- 

guro, corretagem e comunicacoes cons- 

titui hoje uma grande, rapidamente crescen- 

te e altamente protegida cirea de troca in- 

ternacional. Para a America Latina, os ga- 

nhos totais de exportacao gerados por 

services e de cerca de 1/5 das exportagoes 

fi'sicas; o valor total dos servigos importados 
e de cerca de 1/4 das importagoes ffsicas. 

As cifras correspondentes para os pai'ses 
OECD sao cerca de 1/4 para importagoes e 

exportagdes, mas com variagao considera- 

vel em torno da m&dia. Os Estados Unidos 

sao um importante exportador em termos 

h'quidos^43). 

Embora o comercio de servigos seja ate 
certo ponto obstrui'do por taxas diretas, 

as barreiras nao tarifarias — em muitos 

casos, proibigao completa de acesso ao 

mercado aos fornecedores do exterior 

— sao um trago muito ma is importante de 

protegao global do que no caso de bens. 

Enquanto a UNCTAD apelou aos pai'ses 

desenvolvidos para que eliminassem suas 

poh'ticas restritivas ao comercio de servigos, 

as proprias nagoes latino-americanas impoem 

barreiras significativas sobre, virtualmente, 

todas as areas de comercio de servigos. 

Porque as nagoes em desenvolvimento ten- 

dem a ter vantagem comparativa nos servi- 

gos que utilizam, relativamente, trabalho 

nao qualificado — por exemplo, transpor- 

te — ao passo que os Estados Unidos e outras 

nagoes avangadas tern claramente uma vanta- 

experimentaria ganhos nos termos de troca. 
Todavia, os pregos aos consumidores de ali- 
mentos e de outras mercadorias agncolas se- 
riam tipicamente mais altos, causando uma re- 
distribuigao interna regressiva, a menos que 
fosse contrabalangada por outras poh'ticas. 

* N.T.: No original, "non-factor services". 

(43) SAPIR e LUTZ (1979). 

gem comparativa naqueles servigos que 

utilizam trabalho altamente qualificado — 

por exemplo, servigos financeiros — existe 

o potencial para a eliminagao reci'proca de 

algumas barreiras. Evidentemente, o argu- 

mento da industria nascente no interior 

da America Latina e o problema polftico 

de setores sensi'veis nas nagoes avangadas 

circunscreve, de fato, exatamente como no 

caso do comercio de bens fi'sicos, os ganhos 
mutuos facilmente alcangados nesta area. 

Escolhas de polfticas para a America 

Latina 

A discussao acima enfatizou os ganhos 

potenciais, para a America Latina, de um; 

liberalizagao MEN do comercio orientada 

para interesses regionais de exportagao. 

Todavia, a id6ia de dar prioridade nas nego- 

ciagoes internacionais a redugao MEN de 

barreiras ao comercio, que afetam especial- 

mente os exportadores LDC, nao 6 nova nem 

surpreendente. De fato, uma importante ra- 

zao para a enfase atual dada pelas nagoes 

em desenvolvimento ao acesso preferencial 

e que os varies ciclos de negociagoes sobre 

comercio fizeram poucos progessos em 

cortar as tarifas MEN sobre os bens de 

maior interesse dos exportadores LDC — 

por exemplo, manufaturados trabalho-inten- 

sivos. Alem do mais, os principais mercados 

estao agora crescentemente protegidos por 
barreiras nao tarifarias, assim como por bar- 

reiras tarifarias^44). Embora os novos co- 

digos aprovados no Round deToquio possam 

ajudar a moderar esta tendencia, uma re- 

dugao dramatica no uso de protegao nao 

tarifaria pelas nagoes industrials parece im- 

provcivel em future proximo^45). 

(44) Todavia, BALASSA (1980) apresentou evi- 
dencias sugerindo que esta tendencia pbde 
ter sido interrompida ou mesmo ^evertida a 
partir do infcio de 1978. 

(45) No caso das salvaguardas, nenhum cbdigo foi 
inclui'do. 
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Enquanto as implicapoes de um protecio- 

nismo crescente nas napoes industrials 

para as perspectivas das exportacoes dos 

LDCs foram amplamente discutidas, tem-se 

falado muito menos acerca das oppoes dos 

pafses em desenvolvimento, tendo em vista 

influenciar o desenvolvimento future da 

politica comercial. Mesmo se a maioria dos 

mercados dos LDCs sao ainda demasiada- 

mente pequenos para permitir uma barga- 

nha efetiva em base individual, a America 

Latina como um todo representa um mer- 

cado importante e rapidamente crescente 

para as exportapoes das napoes industrials, 

mercado este diffcil de ignorar no process© 

de barganha. De uma perspectiva um pouco 

diferente, as escolhas futuras quanto a poh'- 

tica comercial na America Latina poderiam 

ou promover um ajustamento nos Estados 

Unidos e em outras napoes industrials, 

encorajando o crescimento de suas expor- 

tapoes para a America Latina de acordo com 

as linhas de vantagem comparativa atual, ou 

agravar os problemas correntes de ajustamen- 

to, fechando as oportunidades de expor- 

tapao. 

Reciprocidade 

Como ja foi enfatizado, nem o acesso 

preferencial sob o GSR, nem a eliminapao 

de barreiras especi'ficas numa base MEN 

foram o fator principal na determinapao do 

crescjmento e direpao das exportapoes la- 

tino-americanas. Em parte, isto deve-se 

ao fato de que a poh'tica comercial esta em 

posipao muito inferior na lista dos determi- 

nantes do crescimento das exportapoes. 

Todavia, existem certamente algumas bar- 

reiras ao comercio que de fato limitam o 

crescimento das exportapoes correntes e 

potenciais. Destas, as restripoes difundidas 

sobre o comercio de texteis sao o exemplo 

mais notavel. 

Uma explicapao parcial para o fracas- 
so da America Latina em conseguir as 

melhorias desejadas no acesso a mercados 

estci no papel largamente passive que os 

LDCs escolheram desempenhar nas nego- 

clapoes passadas sobre comercio. No GATT, 

permitiu-se aos LDCs beneficiarem-se de 

redupoes negociadas nas tarifas sem fazerem 

suas proprias concessoes reci'procas. Como 

resultado, houve poucas tentativas de exer- 

cer o substancial poder de barganha cole- 

tiva das napoes em desenvolvimento como 

importadores correntes e potenciais. Os ne- 

gociadores ativos - as napoes industrials 

— concentraram naturalmente seus esforpos 

sobre as barreiras de maior importancia para 

si proprios. 
Sob as regras do GATT, as partes contra- 

tantes dos pafses desenvolvidos nao esperam 

reciprocidade pelos compromissos assumi- 

dos, com respeito a redupao de barreiras as 

importapoes dos pafses em desenvolvimento. 

O fundament© original para esta isenpao 

era o fato de serem tarifas elevadas requeri- 

das para proteger as industrias nascentes 

e, portanto, os LDCs nada terem a oferecer 

em retribuipao as concessoes das napoes 

industriais^46). Agora que a substituipao 

de importapoes nao mais domina as estrate- 

gias de industrializapao das napoes em 

desenvolvimento, essa justificativa tornou-se 

obsoleta^47!. 

Outra razao pela qua I as napoes em de- 

senvolvimento permaneceram a margem das 

negociapdes passadas ^ que nao se ajustam 

bem no processo de barganha recfproca 

desenvolvido no interior do GATT Impor- 

tadores oferecendo concessoes tarif^rias ti- 

picamente negociam com o fornecedor prin- 

cipal do produto relevante, raramente um 

pafs em desenvolvimento. Todavia, acordos 

mutuamente lucrativos poderiam seguramen- 

(46) DAM (1970). 

(47) De fato, algumas nagoes em desenvolvimento 
consideraram a liberalizapao de importagoes 
um passo necessario para conseguir a eficien- 
cia produtiva requerida para tornar as indus- 
tries de exportapao internacionalmente com- 
petitivas, Uma pressao externa mais forte pa- 
ra liberalizar as barreiras existentes numa ba- 
se recfproca poderia assim promover de fato 
as metas de desenvolvimento, ao dispensar a 
oposigao dom6stica ois reformas necessarias 
no comercio internacional. Este efeito parece 
ter sido significativo nas nagoes industrials. 
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te ser alcanpados ao longo de linhas dife- 

rentes. As naqoes latino-americanas tem uma 

longa tradipao de cxxnbinar forpas para al- 

canpar os fins economicos desejados, e a 

importancia destas napoes como fornecedo- 

res e como importadores 6 consideravel — 

suficiente, de qualquer forma, para justifi- 

car sua participapao ativa no processo de 

barganha^48^. 

Uma outra objepao levantada com respei- 

to a inclusao dos LDCs no processo reci'pro- 

co de barganha § que estas napoes estao as- 

soladas por problemas persistentes no 

balanpo de pagamentos, especialmente des- 

de 1973, no caso das napoes importadoras 

de petroleo. Restripoes as importapoes 

sao portanto requeridas, argumenta-se, para 

propbsitos do balanpo de pagamentos. Os 

beneffcios aos exportadores dos pafses de- 

senvolvidos trazidos por redupoes recfpro- 

cas de tarifas por parte dos LDCs seriam, 

em grande parte, ilusorios, compensados 

por outras formas abertas ou disfarpadas, 

de restripao as importapoes, tais como 

controles sobre o cambio<49L Este argumen- 

to teria mais forpa se as napoes latino-ameri- 

canas tratassem seus problemas de balanpo 

de pagamentos por meio de uma tarifa 

uniform^ sobre as importapoes. ^claro que nao 

e este o caso. Ao contrario, numerosas 

industrias sao altamente protegidas, mesmo 

relativamente a m^dia usualmente elevada. 

Com seus proprios produtores 5vidos em 

preservar ou aumentar a protepao contra 

•importapoes, as napoes industrials tem side 

(48) BIRNBERG (1979) calculou que apenas dues 
napoes latino-americanas, M6xico e Brasil, re- 
ceberiam beneffcios comerciais suficientemen- 
te grandes de uma liberalizapao tarifaria, nos 
Estados Unidos, para justificar uma requisi- 
pao por parte deste pafs de liberalizapao recf- 
proca. As napoes latino-americanas que de fa- 
to fizeram concessoes tarif^rias no Round de 
Toquio inclufram a Argentina, Jamaica, Bra- 
sil, Chile, RepOblica Dominicana, Haiti, Peru 
e Uruguai (IMF Survey, December 10, 1979). 
Isto sugere que os beneffcios de barganha re- 
cfproca jd comepam a ser percebidos. 

(49) BIRNBERG (1979). 

compreensivelmente lentas em oferecer cor- 

tes tarif^rios unilaterais especfficos; e modi- 

ficapoes r^pidas no padrao de vantagem 

comparativa internacional nos ultimos anos 

continuam a reforpar as pressoes protecio- 

nistas. Um quid pro quo na forma de maio- 

res possibilidades para as exportapoes das 

napoes industriais poderia alterar significa- 

tivamente o equih'brio poh'tico intern© 

nas questoes de poli'tica comercial de inte- 

resse da America Latina. E, dadas as altas 

taxas de crescimento desta regiao, as poten- 

cialmente importantes concessoes recfprocas 

poderiam em muitos casos ser acomodadas 

sem deslocar os produtores domesticos. 

Comercio entre pafses latino- 

americanos 

A luz das tendencias protecionistas atuais 

nas napoes industriais, crescente atenpao e 

hoje dirigida as possibilidades de aumento 

das exportapoes latino-americanas para outros 

mercados. Como ja foi observado, as expor- 

tapoes para dois mercados nao tradicionais 

— OPEP e o Bloco Sovi6tico — cresceram ra- 

pidamente nos ultimos anos. Enquanto a 

poli'tica comercial pode ter algum papel 

a desempenhar na determinapao do cres- 

cimento futuro das vendas latino-america- 

nas para estes mercados, § provavel que o 
fator cn'tico seja a perceppao dos importa- 

dores da independencia poli'tica da America 
Latina frente aos Estados Unidos. De longe, 

o mercado alternative mais importante, 

tanto em termos dos m'veis correntes de ex- 

portapao quanto do futuro crescimento po- 

tencial, 6 a propria America Latina. A Ame- 

rica Latina tornou-se seu prdprio melhor cli- 

ente para as exportapoes de manufaturados 

essenciais a um desenvolvimento industrial 

induzido por exportapoes e, uma vez que 

tarifas elevadas e barreiras nao tarif^rias 

ainda protegem a maior parte dos mercados 

latino-americanos para bens manufaturados, 
existe consideravel escopo para intensificar 

esta tendencia. 

O crescimento das exportapoes latino- 

americanas para mercados latino-americanos 

poderia ser encorajado ou por intermedio de 
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redupao discriminatoria de barreiras ao 

comercio (mais provavelmente em base 

regional, onde existe amplo precedente de 

intengao, quando nao de realizacao) ou por 

meio de redugoes MFN. Na medida em que 

estas sao vistas como politicas alternativas 

para fomentar a expansao de exportapoes, 

uma questao impotante e se o crescimento 

das exportapoes resultante de arranjos 
comerciais preferenciais traria os mesmos 

beneffcios dinamicos que o comercio aumen- 

tado sob o acesso MFN. Se os beneffcios 
dinamicos principalmente refletem tais con- 

siderapoes como economias de escala, "le- 
arning-by-doing" e aumento da concorren- 

cia, a expansao do comercio numa base 
preferencial no interior da America Latina 

teria consequencias desenvolvimentistas 
comparaveis aquelas decorrentes de exporta- 

poes aumentadas via MFN. Mas na medida 

em que os ganhos provenientes da expansao 

do comercio e da eficiencia associada aos 
novos investimentos dependem de determi- 

nantes neoclassicos de vantagem compa- 

rativa — diferenpas na abundancia de fatores 

entre os pafses comerciantes — a expansao 

do comercio em uma base preferencial traria 
beneffcios menores que o mesmo cresci- 

mento no comercio MFN^50!. 

As duas opcoes deveriam tambem ser 

avaliadas em termos das polfticas domestica 

e internacional de liberalizacao comercial. 

As napoes latino-americanas tendem a acei- 
tar cortes maiores profundos na protepao 

dentro de um esquema de preferencia re- 

gional do que seria economicamente ou 

politicamente aceitavel numa base MFN. 

Amplos cortes MFN significariam compe- 

tipao direta com as exportapoes indus- 

trials das napoes avanpadas. Se estes forne- 

cedores capturassem importantes parcelas 

dos mercados recentemente liberalizados, as 

posipoes das industrias nascentes domesti- 

cas poderiam correr perigo. Mas conside- 

rapoes similares tamb6m limitam o escopo 

dos acordos preferenciais do comercio entre 

os pafses em desenvolvimento que diferem 

significativamente em estagio de desenvolvi- 

(50) KRUEGER (1980). 

mento industrial. A formapao do Grupo An- 

dino no interior da ALALC refletiu esta 

preocupapao. 

Os beneffcios potenciais a America Latina 

de acordos preferenciais incluem substancial 
desvio de comdrcio dos fornecedores excluf- 

dos, especialmente aqueles das napoes in- 

dustrials. Um movimento adicional em dl- 

repao ao comercio preferencial no interior 

da America Latina seria, desta forma, cus- 

toso aos interesses de exportapao em outra 

parte, particularmente nos Estados Unidos, e 

poderia exacerbar as pressoes protecionis- 

tas 1^. Em contraste, um compromisso em 

ampliar a liberalizapao MFN pelas napoes 

latino-americanas seria — como discutido 

anteriormente — uma alavanca importante 

em negociacoes comerciais futuras e poderia 

ser utilizado para obter concessoes recf- 

procas desses importadores potenciais. 

Enquanto estes argumentos sugerem que 

a liberalizacao MFN e preferfvel a esforpos 

adicionais de integracao regional, os dois 

caminhos para a expansao dos mercados po- 

dem ser vistos como complementares mais 

do que como alternatives. A liberalizapao 

numa base regional poderia resultar em ga- 

nhos dinamicos suficientes para sustentar 

eventuais redupoes de muitas barreiras MFN. 

Ao mesmo tempo, uma America Latina eco- 
nomicamente integrada tamb§m facilitaria 

uma barganha efetiva em futuras negocia- 

coes bilaterais e multilaterais de comercio 

com as napoes avanpadas^51 K 

(51) A historia da Comunidade Europ6ia fornece 
algum apoio para esta avaliapao otimista. 
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TABELA 2 

EXPORTAQOES LATINO-AMERICAN AS DE MERCADORIAS PRIMARIAS 
SE LEG I ON A DAS, 1978 

Pa is 
Principals 

Exportapoes 
Primcirias 

Valor 
(Milhoes de US$) 

% das 
Exportapdes Totals 

Argentina Came 
Milho 
Trigo 
Couros e Peles 
La 

781 
587 
174 
271 
221 

12 
9 
3 
4 
3 

Bolivia Estanho 
Petroleo Cru 
Gas Natural 
Zinco 
Antimonio 
Prata 
Tungstenio 
Chumbo 

374 
42 
78 
31 
17 
34 
40 
11 

58 
7 

12 
5 
3 
5 
6 
2 

Brasil Caf§ 
Soja e Derivados 
Agucar 
Min§rio de Ferro 

1947 
1515 
229 

1028 

15 
12 

2 
8 

Chile Cobre 
Minerio de Ferro 

1202 
80 

50 
3 

Colombia Cafe 
Algodao 
Apucar 
Oleo Combusti'vel 

1994 
46 
19 

124 

65 
2 
1 
4 

(continua) 
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TABELA 2 (continuapao) 

Equador Petroleo Cru 520 34 
Bananas 194 13 
Caf6 281 18 
Cacau 50 3 

Mexico Petroleo 1819 31 
Algodao 309 5 
Caf6 386 6 
Camarao 153 3 

Paraguai Came 24 9 
Algodao 98 39 
Soja 38 15 
Madeira 20 8 
Fumo 9 4 
Oleos Vegetais 17 7 
Couros 8 3 

Peru Cobre 419 21 
Peixe 219 11 
Min§rio de Ferro 69 3 
Algodao 41 2 
Prata 130 6 
Apucar 50 2 
Zinco 110 5 
Chumbo 128 6 
Caf6 173 9 

Uruguai La 132 19 
Carne 96 14 
Couros 30 4 

Venezuela Petroleo 8740 95 
Min§rio de Ferro 137 1 

Fonte: Fundo Monetario Internacional, International Financial Statistics, Dezembro, 1979. 
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TABELA 3 

exportaqOes latino-americanas para destinosselecionados. 
(PERCENTAGEM DAS EXPORTAQ6ES TOTAIS) 

1963-78 

DESTINO 

A no CE EUA japAo America Latina OPEP Bloco 
TOTAL ALALC Sovi&tico 

1963 29 34 4 15 6 0 4 
TOTAL 1973 22 32 5 17 9 2 5 

1978 20 33 4 19 10 4 8 

1963 31 35 4 17 7 0 2 
ALALC 1973 25 30 6 19 11 2 3 

1978 22 28 5 24 13 4 4 

O "Total" inclui o Caribe. 

Fontes: Para 1963, U.N. Statistical Yearbook, 1974; Para 1973, U.N. Statistical Yearbook, 1977. 
Para 1978, U.N. Monthly Bulletin of Statistics, junho 1979. 

TABELA 5 

EXPORTAQOES LATINO-AMERICANAS DE MANUFATURADOS POR DESTINO 
SELECIONADO, 1966-77 

(PERCENTAGEM DAS EXPORTAQOES TOTAIS DE MANUFATURADOS) 

DESTINO 

ANO CE EUA OPEP America Latina 
TOTAL ALALC 

1966 24 40 n.a. 20 15 
TOTAL 1973 19 31 3 27 17 

1977 20 25 7 36 24 

1966 26 40 n.a. 18 16 
ALALC 1973 21 33 3 25 22 

1977 22 23 8 35 30 

Fonte: NAQOES UN IDAS, Monthly Bulletin of Statistics, julho 1972 e maio 1979. 
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TABELA 6 

PARTICIPAQAO DA ALALC EM MERCADOS SELECIONADOS DE EXPORTAQAO 
(PERCENTAGEM DAS IMPORTAQOES TOTAIS PROVENIENTES DE TODOS OS LDC) 

MERCADO 

A NO CE EUA 
AMERICA LATINA 

TOTAL ALALC 

1969 19 38 68 76 
COMERCIO TOTAL 1973 16 32 51 63 

1977 11 17 41 52 

1969 23 22 59 85 
MANUFATURADOS 1973 18 24 63 83 

1977 16 13 66 86 

Fonte: NAQOES UN IDAS, Monthly Bulletin of Statistics, julho 1975 e rnaio 1979. 

TABELA 7 

BENEFICIOS COMERCIAIS A AMERICA LATINA DO GSP NORTE-AMERICANO 
E DOS CORTES TARIFARIOS MEN (MILHOES DE US$ 1978) 

PA IS 
PRE MFN 

GSP 
EROSAO 
DO GSP 

PRODUTOS 
NAO GSP 

PRODUTOS 
CNE* 

MODI FICACAO 
LIQUIDA 

Mexico 52,81 2,72 6,78 33,62 31,44 
Brasil 43,44 2,50 1,35 0,18 -7,89 
Argentina 24,08 1,09 0,53 0,03 -7,19 
Uruguai 14,53 0,39 0,31 0,00 -0,09 
Chile 6,51 0,50 0,15 0,01 -2,43 
Peru 4,08 0,40 0,25 0,01 -2,44 
Honduras 3,83 0,13 0,13 0,01 -0,06 
Colombia 3,70 0,26 1,21 0,00 0,95 
Costa Rica 3,68 0,15 0,06 0,00 -0,09 
Haiti 3,54 0,15 1,08 3,87 4,80 
Bolivia 3,42 0,14 0,61 0,00 0,47 
Rep. Dominicana 3,13 0,08 0,55 0,27 0,74 
Trinidade e 
Tobago 2,88 0,03 0,01 0,00 -0,02 
Barbados 1,33 0,01 1,61 0,00 1,55 
Guatemala 1,03 0,04 0,12 0,00 0,08 
Jamaica 1,01 0,00 0,29 0,00 0,29 
El Salvador 0.71 0,03 0,62 0,00 0,59 
Nicaragua 0,39 0,02 0,14 0,00 0,04 
Paraguai 0,37 0,02 0,07 0,00 0,05 
Panamd 0,29 0,01 0,03 0,00 0,01 
Guiana 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Suriname 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 174,71 8,67 15,90 38,00 20,81 

*N.T.:CNE refere-se as exclusoes por necessidade concorrencial (Competitive Need Exclusions). 

Fonte: OEA (1980), Apendice II. 
Os beneffcios Pr6 MFN GSP incorporam exclusoes CNE 1979 mas, diferentemente, estao numa 
base 1978. As cifras relativas a erosao e criapao de com6rcio incorporam o efeito pleno das re- 
dugoes tarifarias MFN. 
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