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NEO-PROTECCIONISMO, GATT E ACORDOS REGIONAIS 
(ENTRE A MUNDIALIZAc;Ao E A REGIONALIZAc;AO) 

Maria Anton ina Lima () 

0 "surto" recente dos acordos de regionalizal(ao e, em particular, de zonas de 
comercio livre coexiste temporalmente com a utilizar;ao intensiva de medidas 
proteccionistas de caracter nao tarifario e com o acordo safdo das Negociav6es 
Comerciais Multilaterais (NCM) do Uruguay Round. Esta e a razao imediata que nos 
leva a reflexao sobre estes tres aspectos. 

Sendo que a virulencia do surto neo-proteccionista foi largamente reconhecido 
pela literatura e pelas organiza~t6es internacionais e, em particular, o GATT, procura
se fazer uma primeira analise, que apresenta naturalmente limital(oes, sobre o recurso 
intensive a acordos comerciais regionais, nos contextos ja enunciados. 

Trata-se de pensar por que motives os mesmos pafses utilizam largamente as 
barreiras nao tarifarias para se protegerem (ponte 1), acordam reduy6es tarifarias e 
nao tarifarias no quadro do acordo final do Uruguay Round, sendo que em simultaneo 
se propoem estender a liberalizayao ao comercio de servii(OS e protegem a 
propriedade intelectual no quadro da constituil(ao da Organiza~tao Mundial do 
Comercio (OMC) (ponte II), e estabelecem entre si acordos comerciais regionais de 
grande diversidade e heterogeneidade e dimensao espacial muito diferenciada 
(natureza, cobertura sectorial, impactos sobre o comercio mundial, impactos sobre o 
IDE) (ponte Ill). 

1 - 0 NEO-PROTECCIONISMO DOS ANOS 80/90 1 

Apesar de existir evidencia de que o ressurgimento das tens6es 
proteccionistas e anterior aos anos 80 (segundo alguns autores ja mesmo, desde 
finais dos anos 60, se poderiam encontrar estas tens6es), foi claramente durante este 
perfodo que se tornou visfvel que o quadro desenhado no p6s-guerra se encontrava 
invertido. 

• Professora Auxiliar do ISEG/UTL (Lisboa). Agradecemos o apoio do Fundo de lnvestigac;ao 
do ISEG (94/95). Agradecemos ainda a V. Parracho a discussao de alguns dos temas do 
ponto 2. Os erros que possam subsistir sao da nossa inteira responsabilidade. 

1 Os temas desenvolvidos neste ponto correspondem a uma analise apresentada em Lima 
1991. 
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Assim o surto neo-proteccionista deve ser compreendido no quadro de 
desarmamento tarifario multilateral realizado no seio do GATT. As sucessivas NCMs 
e, em particular o T6quio Round, levaram a uma reduyao generalizada dos direitos 
aduaneiros (GATT 1979, 1980, UNCTAD 1982, OCDE 1983). 0 nfvel dos direitos 
aduaneiros medias ponderados (taxas NMF, produtos manufacturados) p6s T6quio 
Round desceu para 6% no caso da GEE, para 5,4% no caso do Japao e para 4.9% no 
caso dos EUA. Na pratica os direitos que passaram a ser efectivamente aplicados 
eram ainda inferiores dada a existencia de acordos comerciais, de preferencias do tipo 
SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) ou de outros programas de redu96es 
tarifarias. 

No entanto, se bern que o processo de desarmamento aduaneiro tenha tido 
sucesso e de real~tar que as redu96es tarifarias nao atingiram uniformemente todos os 
produtos e, em consequencia todos os pafses exportadores (Balassa e Balassa 1984, 
Olechowski e Sampson 1980). Por urn lado, a analise por produtos mostra que os 
direitos aduaneiros mantinham nfveis mais elevados nalguns produtos e, em 
particular, nos chamados produtos "sensfveis": texteis e vestuario, couro e borracha, 
maquinas electricas, produtos qufmicos e material de transporte. Por outro lado, a 
analise por pafses permite observar que as tarifas medias ponderadas aplicadas as 
importa~t6es em proveniencia dos PVDs eram mais elevadas do que as aplicadas as 
importay6es em proveniencia de outros PDs (a razao prende-se com o peso de certos 
produtos nas exporta~t6es dos PVDs). Para alem destes aspectos e conveniente 
real~tar que as estruturas tarifarias apresentavam progressividade com o grau de 
transformavao, o que se traduziu numa dificuldade suplementar para a penetrayao dos 
produtos transformados se comparada com a das materias primas ou com os 
produtos das primeiras fases de transformavao. 

E entao interessante real~tar que quando o surto neo-proteccionista tern Iugar 
se esta numa fase em que o instrumento classico de protec~tao, o direito aduaneiro 
esta claramente a perder importancia enquanto instrumento principal de protec~tao. 
Este facto deve-se simultaneamente a reduvao generalizada dos direitos aduaneiros 
a que acabamos de fazer referenda e a relativa visibilidade dos direitos aduaneiros se 
os compararmos com os obstaculos nao tarifarios. 

1. 1 Caracterfsticas e tipo/ogla 

Quais as principais caracterfsticas deste surto neo-proteccionista? Trata-se 
primeiramente de definir as BNTs, identificando as principais caracterfsticas e os 
principais tipos, e em seguida de apresentar a "extensao" das BNTs: quais os 
produtos mais atingidos, quais os pafses que mais utilizam as BNTs e quais os mais 
intensamente atingidos. 

Ultrapassando algumas dificuldades de definivao comevamos por reter uma 
defini~tao lata de medidas nao tarifarias como o conjunto de medidas que "podem" ter 
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efeitos limitativos sobre o comercio internacional, para estabelecermos 
simultaneamente a distin~tao entre estas e barreiras nao tarifarias. Assim, barreiras 
nao tarifarias sao as medidas nao tarifarias que "tern" efeitos limitativos sobre o 
comercio internacional. Logo as MNTs incluem as BNTs e todo urn conjunto de 
medidas de forma nao tarifaria, que nao tendo como objective expresso a limitac;ao 
das importac;oes, podem eventualmente ser utilizadas com esse objective (normas, 
regulamentos tecnicos, medidas de vigilancia de prec;os ou de volume das 
importa~t6es, etc .. ). As BNTs podem ser globalmente caracterizadas (Lima 1991 e 
1995): 1-pela grande variedade de formas apresentadas (vide infra), 2-pela incerteza 
provocada pela forma arbitraria e imprevisfvel como sao utilizadas, 3- pelo caracter 
instavel e mutante no tempo, 4- pela utilizac;ao em simultaneo de varies tipos de 
medidas, 5- pelo seu caracter "administrado", 6- pelo caracter conservador das 
estruturas de protec~tao. Em adicional e ainda de realc;ar a relativa falta de visibilidade 
em relac;ao a um conjunto de medidas que funcionam na pratica como barreiras 
proteccionistas. 

A tipologia2 usada e a do inventario das MNTs levada a cabo conjuntamente 
pela UNCTAD e pelo Banco Mundial: 

1-medidas para-tarifarias (contingentes tarifarios, direitos sazonais, depositos 
previos a importac;ao) 

2- medidas de controle do nfvel de pre~os das importa~oes (mecanismos 
para vigilancia de pre~tos: pre~tos mfnimos para a importac;ao, sistemas de 
vigilancia dos prec;os de importac;ao; medidas de controle dos pre~tos 
regulamentados: direitos compensat6rios e anti-dumping, direitos variaveis, 
limita~tao "voluntaria do prec;o das exportac;oes") 

3- medidas de controle do nivel de volume das importa-roes (mecanismos 
de vigilancia: concessao automatica de licenc;as, medidas de vigilancia das 
importa~t6es; medidas que restringem o volume das importa~t6es: 
contingentes, proibic;oes, restric;ao voluntaria das exportac;oes, regimes 
condicionais de importac;ao), 

4- formalidades administrativas de entrada (barreiras tecnicas: normas 
sanitarias, regulamentos de seguran~ta e de qualidade, normas de etiquetagem 
e de embalagem, .. , formalidades aduaneiras: metodos de avaliac;ao do direito 
aduaneiro, certificac;ao alfandegaria, provas de origem e de utilizac;ao final do 
produto, ... ) 

5- medidas nao tarifarias aplicadas fora da fronteira (regulamentos de 
venda sabre o mercado nacional, ajudas a industria, aspectos comerciais de 
polfticas domesticas: mercados publicos, comercio de Estado, polfticas 
regionais e de desenvolvimento regional, polfticas fiscais, polftica de 
concorrencia, polftica das migra~t6es, ... ) 

2 Para se ter uma ideia da diversidade de definic;:6es e tipologias ver, par exemplo, AA VV (1969-
a), AAVV (1969-b), Kelly 1967, CCI 1969, Walter 1969, Baldwin 1970, Flory 1975, 
Quambush 1977, Murray e Walter 1977, Curzon e Curzon 1970, Nowzard 1978, Stephenson 
1979, Anderson e Humpage 1983, GATT/ relat6rios anuais do Grupe das Restric;:oes 
Quantitativas (varios anos), UNCT AD 1988, OCDE 1972, 1985, Nogues e al. 1986. 
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1.2 Extensao das BNTs 

Sobre a extensao do fen6meno a analise das taxas de incidencia (parte do 
volume das importa~6es atingidas por BNTs em percentagem do volume de comercio 
total) e de frequencia3 das BNTs4 (numero de correntes comerciais submetidas a uma 
medida nao tarifaria em percentagem do numero total de correntes comerciais5

) 

permitiu chegar a algumas conclus6es6 (Lima 1991, Laird e Yeats 1989, Nogues, 
Olechowski e Winters 1986): 

1 -A utiliza~ao dos obstaculos nao tarifarios nao e especffica de urn grupo de 
pafses. Quer os pafses mais desenvolvidos (PDs), nomeadamente a GEE, os 
EUA e o Japao, quer os em vias de desenvolvimento (PVDs) recorreram 
intensamente a esta forma de protec~ao. 

2- A analise por produtos permite observar nfveis mais elevados de protec~ao 
nao tarifaria nos produtos ditos sensfveis, alguns mais importantes no 
comercio PDs/PVDs (texteis e vestuario, cal~ado),; outros no comercio intra
PVDs (couro, fios e tecido, brinquedos, produtos alimentares), ou no comercio 
intra-PDs (produtos atimentares, ferro e a~o). Constata-se ainda que a 
protec~ao nao tarifaria tende a retorrrar a protecrrao tarifaria, o que indica a 
existencia de uma reta~ao de comptementaridade entre as duas. 

3- As BNTs mais utilizadas sao as restri~6es quantitativas e, em particular as 
restrig6es voluntarias as importag6es. Assim os controles de pregos 
apresentam-se como de menor importancia face as restrirroes quantitativas 

4 - Quanta a existencia ou nao de progressividade nao tarifaria constata-se 
nao s6 que ela existe7 e que tende a reforgar a progressividade tarifaria como 
tambem que estas caracterfsticas se encontram nas estruturas de protecctao 
dos PDs e dos PVDs. 

5- De urn modo geral parece poder afirmar-se que as estruturas de protecctao 
dos PDs estabelecem algum grau de discriminagao em relarrao aos produtos 
mais interessantes para as exporta~6es dos PVDs. Para atem da 

3 0 calculo destas taxas comporta distor9oes de varia ordem. Para mais detalhes ver Deardor1f 
eStern 1985, Cline 1985, Ti111985, Nogues e al. 1986, UNCTAD 1987, Lima 1991. 

4 As BNTs cobertas sao par um lado as medidas que sao especfficas a certos produtos e, por 
outro lado, as que se aplicam na fronteira, provocando um tratamento diferenciado entre 
produtos importados e produtos locais. Oeste modo as normas (de seguran9a, higiene, etc ... ) 
foram, entre outras MNTs aplicadas fora da fronteira, exclufdas. As MNTs retidas sao grosso 
modo as BNTs: restri96es quantitativas, medidas de vigilancia dos pre9os e das quantidades, 
controle de preyos, medidas para-tarifarias 

5 Dado o nfvel de informayao a UNCT AD pode definir para cada importador, o numero de 
correntes comerciais como o numero de linhas tarifarias multiplicado pelo numero de 
parceiros comerciais donde sao provenientes as importa96es correspondentes a cada linha 
tarifaria (UNCT AD 1987}. 

6 As vantagens e desvantagens da utiliza9ao das taxas de incidencia e de frequencia sao 
expostas em Lima 1991. 

7 Na verdade atraves das taxas de incidencia s6 se pode afirmar a existencia de uma 
tendencia, dado que para estimar o nfvel de protecyao total, tarifaria e nao tarifaria seria 
precise ter os equivalentes tarifarios das BNTs. 
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progressividade nao tarifaria que reforyaria a progressividade tarifaria atras 
referida, as taxas de incidemcia das BNTs tendem a ser mais elevadas sobre 
as importay6es em proveniemcia dos PVDs do que sobre as importay6es em 
proveniencia dos PDs. No entanto este mesmo tipo de discriminayao nao e 
espedfico dos PDs, encontrando-se nos PVDs e, sensivelmente para o 
mesmo tipo de produtos e, logo, afectando o comercio intra-PVDs. 

Quadrol 

Frequencia e taxa de incidencia (1) nas importa~oes de certas medidas 
nao tarifarias aplicadas pelos pafses desenvolvidos (2) 

(percentagens) 

Taxa de frequencia (3) Taxa de incidencia 
no comercio (3) 

Produtos visados (CTCI) 

1981 1984 1988 1981 1984 1988 

TODOS OS PRODUTOS (Q-9) 15.9 16.3 16.0 24.4 18.7 19.9 

Combustiveis (3) 23.7 17.2 16.1 42.0 15.5 15.4 

TODOS OS PRODUTOS EXCLUINDO OS COMBUST1VEIS 

(0-9 menos 3) 15.9 16.3 16.0 18.5 19.8 21.4 

Produtos alimentares (0+4+22) 40.4 40.9 40.3 34.0 37.5 36.9 

Produtos alimentares e animals vivos (0) 43.8 44.3 44.0 40.0 43.8 43.0 

Graos e frutos oleaginosos (22) 20.4 20.4 17.0 3.2 3.2 4.8 

Oleos de origem animal /vegetal (4) 14.5 14.5 13.0 6.7 6.7 7.6 

Materias primas agrfcolas 11.8 11.8 11 .9 3.7 4.0 11 .9 
(2 menos 22+27+28) 

Minerals e metals (27+28+67+68) 12.4 14.7 15.5 14.3 21.0 22.6 

Ferro e a~o (67) 23.7 28.6 31.1 35.6 53.0 61.1 

Metals nao ferrosos (68) 3.1 3.6 2.8 2.9 5.7 3.4 

Produtos qufmicos (5) 6.1 6.5 6.0 12.4 12.0 13.2 

Artigos manufacturados excl. produtos qufmicos (6-8 14.3 14.5 14.2 18.3 18.5 20.2 
menos 67+68) 

Couro (61) 10.2 10.8 10.4 9.2 13.1 13.1 

Fios e tecidos (65) 32.5 33.0 33.8 38.7 40.7 42.5 

Vestuario (84) 57.1 58.2 56.8 68.4 71.4 71 .1 

Cal~ado (85) 76.2 68.1 67.8 79.4 21.3 21.1 

FONTE: LIMA 1991, a partir de dados da UNCTAD 

NOTAS: (1} Todas as MNTs: medidas para-tarifarias dep6sitos para a importa~ao, taxas variaveis, medidas 
compensat6rias e anti-dumping, restri~oes quantitativas (vigilancia das quantidades importadas. contingentes, 
licenciamento nao automatico, monop61ios de Estado, RVXs, restri~oes quantitativas sob o AMF), vigilancia 
das if!!porta~es , licenciamento automatico e medidas de controlo dos preyos. 

(2) Austria, Canada, CEE, Estados-Unidos, Finlandia, Japao, Noruega, Nova-Zelandia e Suf~a. 
(3) As taxas de frequencia foram calculadas tomando como base de pondera<;ao as importa~oes de 1984. Os 

calculos foram feitos ao nivel da linha correspondente tarifaria e os resultados agregados ao nfvel dos 
grupos de produtos correspondentes. Estas taxas indicam o numero de linhas tarifarias atingidas pelas 
MNT enquanto as taxas de incidencia nos indicam a parte do volume de importa~oes, em rela<;ao ao 
volume total, atingido pelas MNTs. 
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OUADROII 

Taxa de frequencla (1) das MNTs em 70 PVDs (Zl (1986/1987) 
(em percentagem das posi~oes tarifarias a cinco digitos da NCCD) 

(percentagens) 

Todas as MNTS(3l Onde: 

Produtos visados (CTCI) A(4l B (Sl RqS(6) Contingente. Lic.disc. (9) 

Produtos alimentares (0+ 1 +4+22) 72.0 38.6 51.3 4.6 38.3 

Materias primas agricolas (2 menos 61.4 21.6 36.5 2.5 30.6 
22+27+28) 

Minerais e metais (27+28+67+68) 65.9 29.4 28.2 2.1 35.2 

Combustiveis (3) 59.5 20.0 34.0 1.8 30.8 

Prod. manufacturados (5+6+7+8 menos 62.5 26.7 40.0 2.4 33.5 
67+68) 

Produtos quimicos (5) 57.7 20.6 34.9 2.0 32.0 

Maquinas e material de transporte (7) 59.6 22.7 37.1 1.7 34.0 

Outros (6+8 menos 67+68) 65.5 31.6 43.8 1.3 33.9 

Diversos (9) 78.1 44.5 55.5 2.9 44.6 

TOTAL (Media simples) (7) 57.6 26.1 34.8 2.6 28.6 

, TOTAL (Media ponderada) (8) 40.2 27.0 23.5 0.9 17.7 

FONTE: Lima (1991), a partir de dados da UNCTAD (1988) 
NOT AS: (1) As taxas de frequencia indicam a percentagem de linhas tarifarias atingidas pelas MNTs. 

I 
(2) America Latina (Argentina, Bolfvia, Brasil, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Peru, Uruguai e Venezuela); America 

Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua) ,Caraibas (Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbados , Belize, 
I 

Dominique, Guiana, Haiti, Jamaica, Trinidad e Tobago); Africa do Norte (Argelia, Marrocos, Egipto Sudao e Tunisia); 
outros pafses Africanos (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camaroes, Costa do Marfim, R. Centro Africana, 
Congo, Ghana, Guine, Ouenia, Madagascar, Malawi, Movambique, Nigeria, Senegal, Serra Leoa, Somalia, Uganda, 
Tanzania, Zaire e Zimbabue); Asia ocidental (Bahrein, Chipre, Jordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sfria, 
Emirates Arabes Unidos); outros paises · da Asia (Bangladesh, Indonesia, Malasia, Paquistao, Filipinas, Coreia, 
Singapura, Sri Lanka e Tailandia). 

(3) Medidas que controlam os prevos e o volume das importa96es. 
(4) lncluem-se medidas de caracter geral (aplicadas a todos os produtos) e as que sao especificas a certos produtos. 
(5) lncluem-se as medidas especificas a certos produtos. 
(6) Restriv6es quantitativas ( de ordem geral e especfficas aos diferentes produtos). 
(7) Media simples dos indices de frequencia para 70 PVDs. 
(8) Media ponderada pelas importav6es em 1983. 
(9) Licenciamento discriminat6rio. 
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2- 0 URUGUAY ROUND : 0 RE-DESENHAR DO SCI?8 

Nao deixa de ser curioso que o acordo final do Uruguay Round conseguido 
sete anos depois do comer;o deste ciclo de negociary6es lan~adas com a declara~ao 
de Punta del Este, em Dezembro de 1993 e assinado em Abril de 1994 em 
Marraqueche, tenha surgido como um acontecimento mediatico de primeira 
grandeza (Chalmin 1994). Assim foi enfatizada a importancia "global"9

, no sentido 
de mundial, destas negocia~6es pondo-se em relevo os perigos que a nao 
realiza~ao do acordo trariam quer para urn ressurgimento de um regionalismo de 
caracter eventualmente agressivo, quer para as atitudes dos agentes econ6micos 
no contexte, a epoca, de recessao na Europa e no Japao e de comer;o da retoma 
nos EUA (Cline 1995). 

Qual era, en tao, o campo da negocia~ao? 10 Pensamos poder afirmar que, 
por urn lado, as negociar;oes do Uruguay Round eram mais ambiciosas e, por outre 
lado, apresentavam uma natureza diferente em relaryao as anteriores negociar;oes 
(Balassa e Balassa 1984, GATI 1985, 1986, Finger e Olechowski, (eds) 1987, 
Kirmani 1989, Anjaria 1986). 

0 acordo final nao s6 implicara uma redur;ao importante do nivel nominal dos 
direitos aduaneiros (entre 30% a 40%)11

, como tambem ira disciplinar a area das 
BNTs atraves de urn conjunto de acordos: polfticas sabre investimentos (TRIMS), 
direitos anti-dumping, subsfdios e direitos compensat6rios, aplica~ao de medidas 
sanitarias e fitossanitarias, barreiras tecnicas ao comercio, valor aduaneiro, 
inspecr;ao antes de embarque, regras de origem, licenr;as de importaryao. Para 
alem destes acordos sabre o comercio de mercadorias e ainda de destacar que e 
neste Round que pela primeira vez se negoceia e se chega a urn acordo sabre a 
introdu~ao da agricultura na disciplina do GATT (acordo sabre a agricultura) e sabre 
o desmantelamento do Acordo Multifibras (acordo sabre os texteis e o vestuario) 
que "organizava" o acesso ao mercado dos PDs por parte dos PVDs. 

8 Esta ponto resume, no essencial a analise feita em Lima 1995. 
9 Para usar urn termo muito em voga ... 
10 Sabre a natureza dos temas em debate ver: Benisty 1987, Keppler 1986, Landau e ali 1987, 

Lorenz 1985, Lutkenhorst 1986, Malgren 1983, Roessler 1985. 
11 Para dados detalhados sabre a redu~ao par pafses, produtos e nfveis de progressividade, 

ver GAIT 1994-b 
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QUADROIII 

ANEXOS1 

ANEXO lA: ACORDOS MULTILATERAIS SOBRE 0 COMERCIO DE 
MERCADORIAS-GATT 1994 

1-GATT 1994: reinterpertat;oes do Art. ll:l(b), do Art. XVTI, das precisoes em materia 
de balam;a de pagamentos, do Art. XXIV, das derroga~oes (waivers) (art. XXV), do Art. 
XXVIII, do art. XXXV 
2-Protocolo GATT 1994 do Uruguay Round 
3-Acordo sobre a agricultura 
4-Acordo sobre a aplica~ao de rnedidas sanitarias e fitossanitarias 
5-Acordo sobre os texteis e o vestuario 
6-Acordo sobre as barreiras tecnicas ao comercio 
7-Acordo sobre os aspectos comerciais das politicas que incidem sobre o investirnento 
(TRIMs) 
S..Acordo sobre o dumping (art. VI do GATT 94) 
9-Acordo sobre o valor aduaneiro (art. VII do GATT 94) 
10-Acordo sobre a inspec~ao antes do ernbarque 
11-Acordo sobre as regras de origem 
12-Acordo sobre as licent;as de irnporta~io 
13-Acordo sobre os subsidios e os direitos cornpensat6rios 
14-Acordo sobre as salvaguardas (art. XIX) 

ANEXO 18: GATS (ACORDO GERAL SOBRE 0 COMERCIO DE SERVIc;OS) 

ANEXO 1C: ACORDO SOBRE OS TRIPS (ASPECTOS COMERCIAIS 
DECORRENTES DA APLICAc;A.o DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL) 

ANEXO 2- INTERPRETAc;AO SOBRE AS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS QUE 
REGEM A RESOLUc;.Ao DE DIFERENDOS 

ANEXO 3- MECANISMO DE REVISAO DE POLITICAS COMERCIAIS 

ANEXO 4- ACORDOS COMERCIAIS PLURILATERAIS 

Acordo sobre o comercio das aeronaves civis 
Acordo sobre os mercados publicos 
Acordo internacional sobre produtos lacteos 
Acordo relativo a carne bovina 

Fonte: GATT (1993) 
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Para alem do surgimento de urn "novo" GATT, o GATT 94 (resultants dos 
catorze acordos sobre o comercio de produtos) por oposi~ao a versao de 47, lan~a
se o Acordo Geral sobre o comercio de servi~os - o GATS-, o acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual (TRIPS), o acordo sobre os procedimentos que 
regem os diferendos e sobre o mecanisme de revisao das polfticas comerciais (ver 
Lima 1995, quadro IV). E neste sentido que falamos de resultados ambiciosos. Na 
verdade eles sao simultaneamente inovadores dado que se prop6e a constitui~ao de 
uma Organiza~ao Mundial do Comercio (OMC) que gere em simultaneo os 
diferentes acordos (GATT 1994, GATS, TRIPS). 

OMC vai apresentar-se, no essencial como gestora do GATT 1994, do 
GATS, do TRIPS, sendo que o seu principal objectivo e o de oferecer urn quadro 
institucional para o enquadramento das rela~6es comerciais entre os pafses que 
aderem a OMC. E interessante real~ar que, contrariamente ao que se passava com 
os C6digos sobre BNTs acordados no T6quio Round12 e que s6 eram aplicados na 
medida em que os pafses, membros do GATT, os subscrevessem caso a caso13

, a 
adesao a OMC implica a aceita~ao simultanea do "pacote" Uruguay Round: GATT 
94, GATS, acordo TRIPS, regras que regem a resolu~ao dos diferendos e 
mecanismos de revisao das poHticas comerciais. Face a este objectivo, as fun~oes 
previstas para a OMC sao, para alem da fun~ao de gestor do "pacote" atras referido, 
a constituicao de urn forum para as negocia~oes comerciais presentes e futuras 
entre os parses membros e a coopera~ao com o FMI e o BIRD para assegurar uma 
maior coeremcia das polfticas econ6micas a nfvel global. 

A partir deste conjunto de caracterfsticas a OMC surge como urn "chapeu de 
chuva" organizador das rela~oes comerciais internacionais concebidas, por urn lado, 
num quadro multilateral e de retorno as concepQ5es que fundam inicialmente o 
GATT (princfpio da na~ao mais favorecida (NMF), incondicionalidade, principia do 
tratamento nacional, proibicao das restrivoes quantitativas, etc.,.) e, por outro lado, 
pressupondo urn campo mais alargado dessas mesmas rela~6es comerciais: 
inclusao dos serviyos e surgimento de urn Acordo Geral para o comercio dos 
Servivos (GATS), e ainda de urn Acordo sobre os Direitos de Propriedade lntelectual 
(Acordo TRIPS). 

12 C6digo Anti-Dumping (relativo a interpretac;:ao e a aplicac;:ao do art VI do GATT, o qual ja 
tinha tido uma primeira formulac;ao durante o Kennedy Round), C6digo dos subsfdios e dos 
direitos compensat6rios (artigos VI, XVI e XXIII}, C6digo do Valor Aduaneiro (artigo VII}, 
acordo relativo ao Mercados Publicos, C6digo da Normalizac;ao (obstaculos tecnicos ao 
comercio), acordo relativo aos procedimentos em materia de licenc;:as de importac;ao (ver 
GATT 1979}. E interessante ver que grande parte dos acordos nunca foram subscritos dado 
o seu caracter opcional. Ainda (UNCTAD 1994} o mais "popular• deste acordos (dados de 
Maio de 1994) foi o C6digo da Normalizac;:ao, subscrito por 43 pafses (15 eram PVDs}, 
seguido do sobre Valor Aduaneiro, 32 (13}, e do sabre Subsfdios e Direitos Compensat6rios, 
32 (13}. 

13 lsto levava a que se pudesse pensar que a condicionalidade na aplicac;:ao do tratamento 
NMF (Nac;:ao Mais Favorecida) tinha sido implicitamente introduzida no T6quio Round, dado 
que s6 os pafses que tinham subscrito os C6digos sabre BNTs se encontravam obrigados a 
aplica-los (vide Cline 1995). 

9 



Face aos resultados do Uruguay Round14 um conjunto de observagoes 
parecem-nos pertinentes no contexte das relac;:oes comerciais internacionais dos 
anos 80/90: 

1 - 0 multilateralismo e reafirmado como o princ1p1o fundamental na 
arquitectura do SCI, numa recusa dos movimentos para o bilateralismo a que 
se vinha assistindo (i.e. proibic;:ao das medidas da area "cinzenta", ou seja 
das restril;:oes voluntarias das exportac;:oes). 

2 - A clausula NMF e o princfpio do tratamento nacional sao re-declarados 
como elementos decisivos do SCI. Em particular, o Acordo Multifibras que 
garantia um acesso de mercado "organizado" (contingentes/produtos/pafses) 
sera desmantelado nos proximos dez anos. 

3 - A chiusula de salvaguarda encontra-se aparentemente reforc;:ada e 
clarificada na medida em que o princfpio geral da nao discriminar;:ao em 
relar;:ao a alguns dos exportadores e afirmado. No entanto, urn certo grau de 
selectividade e introduzido atraves da admissao, a titulo de excepgao ao 
princfpio geral, da chamada "modulac;:ao dos contingentes". Na pratica passa 
a ser possfvel aplicar uma medida de salvaguarda de forma selectiva: os 
contingentes atribufdos a cada um dos pafses exportadores podem ser 
reduzidos mais do que proporcionalmente. 0 que isto significa e que se pode 
atingir mais fortemente um exportador considerado largamente responsavel 
pel a situagao de "prejufzo". Na medida em que esta excepgao for mais ou 
menos utilizada assim a selectividade e, logo o nao respeito do princfpio da 
nao discriminagao e da nagao mais favorecida se encontrarao atingidos. 

4 - Se urn dos objectives principais das negociac;:oes foi a "disciplinac;:ao" das 
BNTs parece-nos que os novos instrumentos proteccionistas potenciais, no 
futuro proximo, serao claramente os direitos anti-dumping e os direitos 

t ' . 15 compensa onos . 

5 - 0 tratamento preferencial para os PVDs continua a ser admitido embora 
na pratica esse tratamento se traduza por prazos mais latos para o perfodo 
de transigao, por tratamentos aduaneiros preferenciais. lsto significa que 
nao se verificarao alteragoes significativas (no sentido de uma melhoria) as 
condigoes de acesso dos PVDs nos mercados dos PDs (a nao ser as 
decorrentes do processo geral de liberalizac;:ao). Assistir-se-a a erosao de 
margens preferenciais, provavelmente os picas tarifarias manter-se-ao para 
os produtos sensfveis, e ainda, muito provavelmente, o acordo na agricultura, 
com a redur;ao dos subsfdios as exportar;:oes trara dificuldades aos pafses 
ACP a aos pafses tradicionalmente importadores de produtos alimentares. 
Em particular, a situar;:ao dos PMAs manter-se-a apesar da quase total 
isengao de deveres no quadro do acordo Uruguay Round. Resta saber se o 
comercio Sui-Sui sera "desbloqueado" dos entraves varios que o tern 
obstrufdo (tarifarios e nao tarifarios). 

6 - Uma serie de temas surgem no final das negociac;:oes como elementos 
para reflexao e possivelmente como elementos da agenda do proximo ciclo 

14 Para mais detalhes ver GA TI 1993, 1994-a, 1994-b 
15 Vide as recentes investigar;;6es anti-dumping levadas a cabo na UE em relavao as 

importar;;6es de avo em proveniencia do Leste Europeu (Ver Javelot e Siroen 1994). 
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de negociac;6es: ambiente e instrumentos comerciais "ecol6gicos" ("dumping 
ecol6gico"), direitos do homem versus direitos dos trabalhadores ("dumping 
social"), migra<;6es internacionais, concorremcia inter-regional e ainda 
alargamento e intensificac;ao do processo de liberalizac;ao na area dos 
servic;os e em particular do audiovisual. 

7 - A futura OMC cujo projecto e o de se constituir como um organizador do 
espac;o comercial (no sentido lato do termo) a nivel mundial parece assumir
se nao como um gestor do neo-proteccionismo "tout court", mas como uma 
super-estrutura que integra e gere as varias zonas do comercio mundial 
segundo os princfpios fundadores do GATT. Pode-se assim pensar numa 
transformac;ao do SCI num Sistema Comercial Mundial. 

3- ACORDOS COMERCIAIS REGIONAIS16
- notas preliminares 

Comec;aremos por estabelecer a possibilidade dos acordos regionais no 
quadro do GATT 1947, atraves do recurso ao artigo XXIV ou recorrendo as 
excepc;6es ("Waivers") estabelecidas pelo acordo. Num segundo memento 
apresentaremos a "listagem" dos acordos comerciais regionais (Uni6es Aduaneiras 
ou Zonas de Comercio Livre 17

) actualmente em vigor (notificados ao GATT, e 
aqueles que nao o foram), tentando produzir uma primeira "fotografia" do fen6meno. 
A partir daqui iremos reflectir sobre as caracterfsticas deste segundo regionalismo 
(finais dos anos 80/anos 90) por oposic;ao a vaga de regionalizac;ao dos anos 60/70, 
e, em particular, por em destaque o regionalismo europeu em relac;ao aos outros 
regionalismos. Trata-se assim de fazer uma abordagem preliminar do fen6meno do 
"regionalismo"18

, na medida em que implicitamente se considera que os acordos 
comerciais regionais sao urn elemento visfvel deste fen6meno (Hine 1992). 

3. 1 Os Acordos Comercials Regionais e o GATT 

As principais disposic;oes do GATT, anteriores a conclusao do Uruguay 
Round que dizem respeito aos acordos de integrac;ao regional sao (OMC 1995): o 
Art. XXIV (Unioes Aduaneiras e Zonas de Livre Troca), a clausula de anterioridade 
(Art. 1.2), o Artigo XXV (derrogac;6es), a parte IV sobre Comercio e Desenvolvimento 

1 6 Trata-se essencialmente dos acordos ditos reciprocos ou seja daqueles em que todos os 
membros aceitam reduzir ou suprimir os obstaculos ao comercio (tarifarios e/ou nao 
tarifarios). Excluem-se assim os acordos nao recfprocos em que tradicionalmente os PDs 
procuram facilitar o acesso ao seu mercado atraves da concessao de preferemcias 
comerciais nao recfprocas aos PVDs. 

17 Retomamos a tipologia classica introduzida por Balassa 1960, sabre os graus de integra9ao: 
zona de comercio livre, uniao aduaneira, mercado comum, uniao econ6mica, e integra9ao 
econ6mica total. Por exemplo, a Uniao Europeia encontra-se actualmente entre a uniao 
econ6mica e integra9ao econ6mica total. 

18 Este fen6meno vern sendo recentemente objecto de reflexao (ver por exemplo, Anderson e 
Blackhurst, (eds) 1993, De Melo e Panagaryia (eds) 1993, Mucchielli e Celimene (eds) 1993). 
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(estabelecimento da possibilidade do princrpro da nao reciprocidade nas 
negociacoes comerciais entre PDs e PVDs) e depois do T6quio Round (1979) a 
chamada clausula de habilitac;:ao. 

Na realidade e o Art. XXIV que enuncia as principais regras para a admissao 
de uma uniao aduaneira ou de uma zona de comercio livre (na pratica trata-se de 
uma excepcao ao princfpio da nac;:ao mais favorecida): e necessaria que cada urn 
dos pafses que· pertencem ao acordo nao passem a praticar uma polftica comercial 
mais restritiva do que a que anteriormente praticavam. E expressamente 
estabelecida a ideia que os parses devem eliminar os obstaculos ao comercio no 
"essencial" das trocas, mas e simultaneamente ressalvado que, os pafses membros 
podem, na "medida em que for necessaria", manter esses obstaculos19

• Estes 
obstaculos podem ser mantidos de acordo com as situac;:oes previstas pelo Acordo 
Geral respeitando as especificacoes sobre restricoes quantitativas (art. XI), 
restric;:oes destinadas a proteger o equilfbrio da balanr;a de pagamentos (Art. XII), 
excepr;oes a regra da nao discriminacao (Art XVI), disposicoes em materia de taxa 
de cambio (Art XV) e excepr;oes gerais (Art XX). Para alem disto e feita a distinc;:ao 
entre os dois tipos de acordo de integracao, uniao aduaneira e zona de comercio 
livre, e sao estabelecidas regras de notificayao e de exame por parte do GATT. 
Curiosamente, embora se estabelec;a a distinc;:ao entre as unioes aduaneiras e as 
zonas de comercio livre, nada e dito sobre as regras de origem (aspecto importante 
no funcionamento das zonas de comercio livre)20

• 

Antes do T6quio Round e do enunciar da clausula de habilitac;:ao, a parte IV 
era utilizada para os acordos comerciais preferenciais que nao satisfaziam o Art. 
XXIV (ie: Convenc;:ao de Lome). Com a clausula de habilitac;ao tornam-se "legais" 
os acordos preferenciais dos PDs em relac;ao aos PVDs (ie, SGPs), e 
regulamentam-se os acordos comerciais entre PVDs (e objecto de alguma polemica 
saber se esta clausula se deve aplicar aos acordos de integracao entre PVDs)21

• 

Quante ao artigo XXV, este permite que os pafses membros possam estabelecer 
uma derrogac;:ao ao princfpio da nac;ao mais favorecida, nomeadamente no caso de 
acordos comerciais de caracter sectorial: CECA (1952), Pacto do autom6vel entre o 
Canada e os EUA (1965) e mais recentemente o tratamento preferencial concedido 

19 E claro que se levanta de imediato aqui o problema de como interpretar as expressoes "o 
essencial das trocas" ou "na medida em que for necessaria". Em particular sabre o primeiro 
aspecto pode ser dada uma interpreta9ao qualitativa au quantitativa. Enquanto no primeiro 
caso o enfoque seria sabre que sectores deveriam ser inclufdos, no segundo caso tratar-se
ia de estabelecer que valor percentual do comercio deveria ser abrangido. 

20 E interessante notar que no inicio de 1995, eram 98 os acordos que tinham sido notificados 
ao GATT e a OMC, desde 1947, sendo que destes 51 se encontravam em vigor (Quadro I 
do ap€mdice de OMC 1995). Ou seja alguns acordos tinham deixado de funcionar e, em 
muitos casas, os acordos tinham sido substitufdos por outros. Para alem deste aspecto e de 
real9ar que destes acordos s6 6 foram declarados em conformidade com o Art. XXIV e 
destes s6 2 se encontram em vigor: o CARICOM e a Uniao Aduaneira entre a Republica 
Checa e a Eslovaquia! Por exemplo o exame do T. de Roma que institui a CEE em 1958 
nunca se revelou conclusivo, acabando o seu exame formal par ser abandonado. Tal 
estabeleceu, como se tornou a posteriori visivel, uma tendencia (OMC 1995). 

2 1 Por exemplo, a notificac;:ao do Mercosul foi feita ao abrigo da clausula de habilitac;:ao, embora 
tal tenha levantado alguma controversia. Ate Janeiro de 95 onze acordos foram notificados 
ao abrigo da clausula de habilitac;:ao (entre outros para alem do Mercosul, o Acordo de 
Banguecoque, a ASEAN, e a ALADI) 
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pela UE aos pafses ACP no quadro da Convenc;:ao de Lome IV (1994)22
• Finalmente, 

a clausula de anterioridade permitia teoricamente isentar da regra da nac;:ao mais 
favorecida certos acordos comerciais existentes no momenta da criac;:ao do GA TI 
(ie, preferencias do Imperio Britanico). 

A OMC, na configurac;:ao actual retem, ao nfvel dos produtos o que existia no 
GATT 1947 (art XXIV, clausula de habilitac;:ao, ... ) acrescentando: (i) urn memoranda 
sabre o Art. XXIV que segundo a propria OMC (1995) nao representa urn avan~o 
significative no que concerne a dificuldade de "interpretagao" do texto original 3

, 

embora ajude a clarificar certos procedimentos, sem modificar o essencial das 
regras; (ii) o estabelecimento de urn acordo sabre regras de origem, embora sem 
qualquer relac;:ao imediata com as zonas de comercio livre pode, no futuro vir a ter 
influencia nas mesmas. E ainda de salientar que o GATS contem, a semelhanga do 
GATI, disposic;:oes relativamente identicas no que diz respeito aos acordos 
comerciais regionais (sabre todos estes pontos, ver OMC 1995, para alguns 
aspectos de polemica tal como ela se configurava antes da conclusao do Uruguay 
Round, ver Snape 1993, Roessler 1993, Finger 1993). 

3.2 As diferentes vagas do regionalismo 

Se pretendermos ter uma fotografia do fen6meno a que vimos assistindo 
convem observa-lo de varios angulos: numero de acordos (ver grafico I) notificados 
desde 1947, quais os acordos notificados e, nomeadamente qual a sua distribuic;:ao 
pelas principais areas geograficas. 
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22 Ate Janeiro de 1995 (OMC 1995) tinham sido concedidas 28 derrogac;6es ("Waivers"). Na 
maior parte dos casas tratou-se da concessao de prefer€mcias especiais aos PVDs. 

23 
" ( ••• • ) nao permite regulamentar a maier parte das quest6es de interpretac;ao delicada " 
(OMC, 1985:26) (tradu~ao de M.A.Lima) 
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Se atentarmos no grafico I observamos que, ate finais dos anos 50 este 
fen6meno e relativamente irrelevante. A partir de 1957 com a constituigao da GEE e 
do Euratom e em 1960 com o surgimento da EFTA, um surto de regionalismo a 
escala continental emerge. 0 regionalismo europeu (Tsoukalis 1993) cujas bases 
sao lanvadas nos anos 50 vai emergir e desenvolver-se a partir dos anos 60. E de 
notar que algumas experiencias americanas, caso do Mercado Comum da America 
Central (CACM)24 e a Area de Comercio Livre da America Latina (LAFT A)25 datam 
de 1960 (ver Anexo 1). 

Na verdade parecem poder distinguir-se duas fases neste processo iniciado 
em finais dos anos 50 ao nfvel europeu: uma que se passa nos anos 60/70 e outra, 
de finais dos anos 80 e nos anos 90. No primeiro caso, o aumento de acordos 
notificados dos anos 70 vao corresponder fortemente ao processo de alargamento 
da CEE (Reino Unido e lrlanda) e a conclusao de uma serie de acordos, de 
associagao ou de comercio livre com pafses da mesma area geografica: pafses da 
EFT A, pafses da bacia Mediterranica. No segundo caso estamos por urn I ado face a 
proliferavao de acordos ao nfvel da Europa e ao ressurgimento do regionalismo fora 
da Europa: America do Norte e America Latina, Asia e ao aparente relangamento de 
algumas experiencias africanas. 

E clara que uma analise como a que e feita a partir do grafico 1 e uma 
aproximagao bastante "grosseira" do fen6meno (OMC 1995). Por urn lado, verifica
se uma clara sobreestimagao do fen6meno, na medida em que ao se entrar em 
linha de conta com os acordos notificados somas levados a esquecer que: alguns 
acordos nunca foram realmente implantados, outros foram substitufdos por outros 
(caso da CEE com os sucessivos alargamentos ,ou da EFTA com a criavao do 
Espago Econ6mico Europeu). Por outro lado ha igualmente outros aspectos 
relevantes a considerar e que introduzem a diferenciagao entre estes acordos (Lloyd 
1992, OMC 1995): o grau de liberalizagao (medidas tarifarias e nao tarifarias) 
implfcito em cada acordo, a cobertura sectorial dos mesmos, o impacto sobre os 
fluxos de investimento directo estrangeiro (IDE}26

, o impacto sabre o comercio 
mundial (efeitos sabre o comercio "tout court"27

, efeitos sabre a polftica comercial 

24 Uniao Aduaneira para produtos transformados originarios dos paises membros; remo~ao 
das restric;;oes de balan~a de pagamentos no comercio intra CACM (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua). Nos anos 60 foi implementado com algum sucesso, mas 
o seu funcionamento deteriorou-se ao Iongo dos anos 70. Embora se verifique actualmente 
uma revitaliza~ao do processo e de salientar que por exemplo a pauta exterior comum nao 
se aplica a todos os pafses. 

25 Tratava-se de uma area de comercio livre prevendo-se coopera~ao bilateral e concessao de 
preferemcias taritarias regionais, compreendendo inicialmente a Argentina, o Brasil, o Chile, o 
Peru e o Uruguai. Foi parcialmente implantada, tendo-se assistido ao desenvolvimento do 
comercio regional. E substitufda em 1980 pela LAIA (Area de integra~ao da America Latina) 

26 Problematica dos investimentos de contorno directo e indirecto (Mucchielli 1985) e outras que 
se prendem com as explicac;;oes tradicionais para o IDE - o paradigma da Propriedade 
/Localiza~ao /lnternaliza~ao (Dunning) e com as especeficidades surgidas num espa~o 
integrado (Balasubramanyam e Greenaway 1993 analisam em particular o afluxo de IDE 
japones para a U.E. no quadro da constitui~ao do mercado interne europeu). 

27 Onde se incluem os tradicionais desvio e cria~ao de comercio (na defini~ao ja classica de 
Viner 1950) e os possfveis efeitos dinamicos. 
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dos pafses membros28
, as possfveis reac96es de pafses terceiros sabre o plano 

comercial29
) e extremamente variavel. Ora uma analise deste tipo nao permite 

fornecer uma indica9ao destes impactos e logo do seu "grau de importancia". 

De um modo generico e com as limita96es atras enunciadas e possfvel, 
contudo estabelecer alguma caracterizagao do fen6meno (ver anexos I e II). 

Assim e visfvel que e urn fen6meno cuja intensidade e profundidade parecem 
ser mais elevados no caso europeu. Oeste modo e reconhecfvel que o processo de 
integra9ao europeu "arranca" historicamente primeiro e o seu projecto e de imediato 
relativamente ambicioso. Os desenvolvimentos posteriores vem confirmar por um 
lado a profundidade e por outre a intensidade do processo de integra9ao. Tratou-se, 
desde o T. de Roma, de: estabelecer uma uniao aduaneira com uma polftica 
comercial comum, abolir os obstaculos a livre circula9ao de produtos, servigos, 
pessoas e capitais, centrale das situa96es que falseavam a concorrencia, 
aproxima9ao de polfticas com vista ao funcionamento de urn mercado comum, 
estabelecimento das polfticas comuns agrfcolas e de transportes, com a reafirmagao 
do objective de constituigao de um Mercado Unico (Acto Unico Europeu) e 
posteriormente com o estabelecimento do objective Uniao Econ6mica e Monetaria 
(T. de Maastricht) (Tsoukalis 1993). A intensidade do processo de integragao a 
escala europeia pode ver-se nao s6 pelos tradicionais efeitos de comercio a escala 
europeia, mas tambem pelos alargamentos sucessivos que, primeiro nos anos 70 
(Reina Unido, lrlanda e Dinamarca), depois nos anos 80 (Gracia, Portugal e 
Espanha) e nos anos 90 (Suecia, Finlandia e Austria) se verificaram. Alias o proprio 
surto dos anos 90 esta em grande parte ligado a desagregagao do bloco Leste 
Europeu que vai conduzir a uma proliferagao de acordos (Ver anexos I e II). E 
reconhecfvel que o regionalismo tern urn caracter mais profunda na Europa, 
enquanto noutras zonas e, em particular, em Africa, as experiencias de integragao 
parecem ser essencialmente acordos de jure e nao de facto30 (Oman 1994, 
RAMSES 1994). Alias, no que diz respeito aos PVDs os acordos porventura mais 
relevantes sao os de natureza ilao recfproca (Convengao de Lome, SGPs). 

Par outro lado, o numero de acordos estabelecidos entre pafses, ditos PVDs, 
e realmente concluidos foi relativamente restrito. lsto e particularmente verdade para 
o caso africano. 0 re-interesse pelas experiencias de integragao, particularmente no 
caso da America do Norte, America Latina e da Asia parece estar ligado aos 
desenvolvimentos ocorridos durante o ciclo do Uruguay Round31

• 

Finalmente o grau de integragao econom1ca pressuposto pelos diferentes 
acordos e extremamente variavel : Para alem da diferenciagao, ja reterida entre 
acordos recfprocos e nao recfprocos e ainda de salientar que: (1) - os produtos 
atingidos e o grau de liberalizagao ao nivel quer das barreiras tarifarias quer das nao 

28 No caso de uma zona de comercio livre em termos de direitos aduaneiros, regras de origem, 
etc, .. ; no case de uma uniao aduaneira, constituic;:ao da pauta exterior comum, possibilidade 
de criac;:ao de urn mercado interne (case da CEE com o Acto Unicode 1995}. 

29 Por exemplo adesao ou associac;:ao aos acordos ja existentes, cria9ao de novas acordos. 
3° Contrariamente ao que se passa na Asia. 
31 Trata-se de urn aspecto que exige uma analise de caso. 
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tarifarias e variavel; (2) - alguns acordos foram substitufdos ou completados por 
outros , (3) - na medida em que a OMC incorpora agora os servi<;:os e os direitos de 
propriedade intelectual, alguns acordos de integra<;:ao comercial tandem a 
apresentar esta mesma evolu<;:ao (a ACREANZ, a NAFTA e o MERCOSUL 
incorporam os servi<;:os; a NAFT A e o EEE preveem o reconhecimento mutuo das 
normas tecnicas e a harmoniza<;:ao em materia de concorrencia e de subsfdios) 

Para algumas conclusoes preliminares 

Poder-se-a vir a estabelecer alguma rela<;:ao entre o "surto neo-
proteccionista", a evolu<;:ao do Uruguay Round eo "surto regionalista" dos anos 90? 
Por urn lado, parece pacffico que existe uma liga<;:ao entre o acordo final do 
Uruguay Round e o surto neo-proteccionista da decada anterior. Na verdade, o 
acordo final do Uruguay Round procura implementar, entre outros aspectos, uma 
maier transparencia e disciplina no que diz respeito as BNTs. Por outro lado, a 
simultaneidade destes fen6menos e, em particular, a do desenrolar do Uruguay 
Round e da intensifica<;:ao dos "regionalismos" nao parece poder deixar de ter 
significado. Parece-nos ainda que a compreensao deste conjunto de fen6menos s6 
pode ser feita no quadro mais largo das tendencias para a mundializa<;:ao da 
economia mundial (Michalet 1985, Mucchielli e Celimene 1993, Oman 1994, Hugon 
1993). 

No que diz respeito a utiliza<;:ao intensiva das BNTs ela traduz uma altera<;:ao 
da tendencia a liberaliza<;:ao progressiva das trocas que surge no quadro do p6s
segunda guerra mundial. Assim o surgimento das BNTs aparece como uma 
tendencia para o fraccionamento do espa<;:o comercial mundial. No entanto, a 
prolifera<;:ao das BNTs nao parece traduzir urn desejo de fecho em rela<;:ao a 
economia mundial, mas mais provavelmente e o fruto da procura de protec<;:ao por 
parte das industrias nacionais nao s6 sobre o mercado nacional, mas tambem sobre 
o mercado mundial. 0 neo-proteccionismo procuraria nao impedir o acesso do 
mercado nacional, mas condicionar esse acesso (Ducros e al. 1985). Logo pode 
pensar-se que se as BNTs mostram a capacidade dos Estados/Nagao de reforgar a 
interven<;:ao ao nfvel do espa<;:o nacional provocando o fraccionamento do espa<;:o 
mundial podem, por outre lado, reforgar as tendencias a homogeneizactao desse 
mesmo espa<;:o na medida em que provoquem investimentos de contorno directo 
ou/e indirecto (Mucchielli 1985) como meio de manter o acesso a esses mercados 
(Lima 1991). 

Em relagao a prolifera<;:ao recente das experiencias de integra<;:ao parece
nos que elas devem ser lidas a varies nfveis. Primeiramente, torna-se clare que a 
sua intensifica<;:ao se encontra ligada, por urn lado, a condicionalismos hist6ricos 
especfficos, caso da UE e da desagregagao do bloco leste como surgimento de um 
aparente dilema --- aprofundamento versus alargamento --- e, por outre, ao 
desenrolar das negocia<;:6es do Uruguay Round, no perfodo em que, pelo menos 
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• 

aparentemente, o acordo final aparecia com problematico. Ou seja, poder-se-a 
pensar que o aparecimento, o desenvolvimento e/ou o ressurgimento de alguns 
acordos regionais apareceu quer como uma resposta ao objective Mercado Unico 
1992, quer como uma especie de preven~ao face a um possfvel cenario de "guerra 
comercial". Enquanto o primeiro tipo de raz5es poderia explicar o surgimento de 
experiencias tipo NAFT A, o segundo explicaria o desenvolvimento de multiples 
acordos de livre troca (que levou ao surgimento dos chamados "acordos em 
estrela") . 

Tal como o surto neo-proteccionista, tambem a prolifera~ao dos acordos 
regionais introduz descontinuidade, complexidade e fraccionamento em termos do 
espa~o comercial mundial podendo provocar fen6menos relativamente semelhantes 
(nomeadamente ao nfvel do IDE) aos atras enunciados, e logo podendo contribuir 
simultaneamente para acelerar o processo de mundializa<;ao. Ou seja, se a 
prolifera<;ao dos acordos comerciais regionais pede ser vista como urn tendencia a 
regionaliza~ao , eles nao sao contradit6rios com o processo de mundializa~ao (Hine 
1992). 

Em sfntese, parece-nos que a simultaneidade da "organiza~ao" do espa<;o 
comercial mundial (via OMC) com a prolifera~ao "dos regionalismos" pode vir a ter 
efeitos contradit6rios sobre esse mesmo espa<;o: (i) um espa<;o regional e sempre 
uma "ilha" introduzindo descontinuidade no SCM, mas pode funcionar 
simultaneamente como um dinamizador do processo de mundializa~ao, (ii) a 
prolifera~ao das regras de origem nas zonas de comercio livre pode aumentar o 
grau de desorganiza<;ao do SCM, (iii) podemos assim assistir a uma especie de 
"patchwork" (Fidler, Dunne e Simon 1994) de acordos regionais com regras que 
podem ser contradit6rias, sobreponfveis, .. (vejam-se os casos em que os pafses 
pertencem a mais de um agrupamento regional, i.e., o caso do Chile que para alem 
de ter acabado de aderir a APEC (Nov. 1994) esta em processo de adesao a 
NAFTA, ou o caso do projecto de uma zona de comercio livre entre a UE e o 
Mercosul); (iv) no, entanto, nao e for<;oso que o processo de liberaliza~ao nao 
discriminat6ria, no quadro da OMC (e o multilateralismo) sejam postos em causa 
pelo actual processo de conclusao de acordos comerciais regionais (na medida em 
que o Art XXIV eo actual acordo sobre regras de origem sejam observados). 
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ANEXO I: ACORDOS COMERCIAIS REGIONAIS NOTIFICADOS AO GATT 
EM VIGOR EM JANEIRO DE 199511> 

AMERICA 

CMCA (Mercado Comum da America Central): 1960. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua. Uniao Aduaneira. Foi precedido em 1951 pela Zona de Livre Troca 
Nicaragua- El Salvador, a qual sucedeu em 1958 a Zona de Livre Troca Centro-americana 
(Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala). 

CARICOM (Comunidade e Mercado Comum das Caraibas): 1974. Caraibas angl6fonas: 
Barbados, Guiana, Jamaica, Trinidade e Tobago. Mercado Comum. Foi criado na 
continuaQao do Acordo de Livre Troca das Carafbas (Barbados, Jamaica, Guiana, Trinidade 
e Tobago) de 1968. 

ALADI (Associayao Latino Americana de lntegrayao): 1980. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Equador, Mexico, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela. Zona de trocas 
preferenciais. Mercado Comum no futuro. anteriormente tinha sldo criada em 1960 a 
Associac;:ao Latino Americana de Livre Troca (LAFTA) que incorporava inicialmente a 
Argentina, o Brasil, o Chile, o Mexico, o Peru, o Paraguai, o Uruguai e, depois de 1961, a 
ColOmbia e o Equador. 

PACTO ANDINO : 1969. Bolivia, Colombia, Equador, Peru, Venezuela. Zona de livre troca. 
Uniao aduaneira desde 1993 para a Colombia, Peru e Venezuela e a partir de 1995 para os 
outros 

MERCOSUL 12l(Mercado Comum do Sui) 1991 . Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Zona 
de Livre Troca. Uniao Aduaneira a partir de 1995 

NAFTA (Acordo de Comercio Livre da America do Norte): 1992. Canada, Estados Unidos, 
Mexico. Este acordo foi precedido em 1965 por urn acordo entre o Canada e os EUA sabre 
os produtos do sector autom6vel, e por urn acordo de livre troca, em 1988. 

AFRICA 

ASIA 

Mercado Comum Arabe. 1964. Egipto, Emirados arabes Unidos, lraque, Jordfmia, Libia, 
Mauritania, OLP, Yemen. 

UDEAC (Uniao Aduaneira e Econ6mica da Africa Central): 1964. Camar6es, Congo 
(Brazzaville), Gabao, Guine Equatorial, Rep. Centro-Africana, Chade. Uniao aduaneira. 

Acordo de Banguecoque12>. 1976. Bangladesh, fndia, Filipinas, Rep. da Coreia, Laos, Sri 
Lanka e Tailandia. Acordo Comercial Preferencial. 

ASEAN (ANASE) (Associayao das Nac;:oes da Asia do Sudeste), 1967: Acordos Comerciais 
Preferenciais entre a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapura, Tailandia em 19n e como 
Brunei em 1988. 

Acordo de comercio entre o Laos e a Tallandia 
12

J 1991 . Acordo Comercial 
Preferencial. 

EUROPA 
UE (Uniao Europeia): Em 1957 e criada a CEE tendo os seguintes paises membros: 
Alemanha, Belgica, Franc;:a, ttaJia, Luxemburgo, Paises Baixos. 0 primeiro alargamento da
se em 1973, ao Reino Unido, a lrlanda e a Dinamarca, o segundo alargamento verifica-se 
em 1981 a Grecia, o terceiro em 1986, a Portugal e a Espanha e o quarto em 1995, a 
Austria, Finlandia e Suecia. 
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Em 1947, era criacla a Uniao aduaneira franco-itafiana a qual foi integrada na CEE em 1957. 
Em 1952 constitui-se a CECA (Comunidade Europeia do Carvao e do A~o). Em 1985 com a 
assinatura do Acto Unico Europeu da-se a modifica~olintertiga~ao das tres comunidades 
GEE/CECA e CEA (Comunidade Europeia da Energia At6mica, criacla em 1957, 
simuftaneamente com a CEE) e institui-se a meta Mercado Unico 1993. Com a assinatura 
do Tratado de Maastricht e a sua ratifica~ao pefos, entao, doze pafses membros, a 
Comunidade Europeia transfonnou-se na actual Uniao Europeia, a quat entre outros 
objectives se pretende constituir como uma uniao econ6mica e monetaria. 

UE · - Acordos de Livre Troca com: Estonia, fsfandia<3l, Israel (1970), Let6nia, 
Liechenstein<3l, Lituania, Noruega<3l, Sufc;:a<3l 

UE- Acordos de Associa~ao com: Bulgaria, Chipre (1973), Hungria (1992), Matta (1971), 
Pot6nia, Romania, Rep. da Esfovaquia, Rep. Checa, Turquia (1964, em Jan de 1995, uniao 
aduaneira com a UE) 

EFT A (Associafi:ao Europeia de livre troca). 1960. Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, 
Reina Unido, Suacia, Sufc;:a. Zona de livre troca. Para aderirem a CEE, em 1973 saem a 
Dinamarca eo Reino Unido, em 1986 Portugal, em 1995 a Austria, a Suecia e a Finfandia 
(esta ultima tinha-se tornado membra da EFTA em 1986). A Islandia adere em 1970. 
Actuafmente sao ainda membros da EFTA a Islandia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suic;:a. 

EFTA- Acordos de Livre Troca com: Bulgaria (1993), Israel (1993), Hungria (1993), 
Pof6nia (1993), Romania (1993), Rep Eslovaquia (1992), Rep Checa (1992), Turquia (1992) 

Noruega- Acordos de Livre Troca: Estonia (1992), Let6nia (1992), Lituania (1992) 

Suic;:a- Acordos de Livre Troca: Est6nia 1992, Lituania 1993, Let6nia (1993) 

Rep da Eslovaquia e Rep Checa: 1994. Uniao aduaneira 

Zona de livre troca da Europa Central (Acordo de Visegrado): 1991. Hungria, Pol6nia, 
Rep. Eslovaquia, Rep Checa. Zona de livre troca. 

Eslovenia e Rep Checa: Zona de livre troca. 1994 

Eslovenia e Rep Eslovaqula: Zona de livre troca. 1994 

D:IVERSOS 
ACREANZ (Acordo comercial de aproximac;:ao econ6mica australo-neo-zelandes). 1983 

Israel- EUA: 1985. Zona de livre troca 

FONTE: OMC 1995: Anexos A e Be quadro Ill, pag 33. 

NOTAS:(1) trata-se de acordos notificados ao abrigo do Art XXIV ou da clausula de habilitac;:ao; nao 
se referem os acordos nao recfprocos (para uma defini~ao ver nota 17), i.e., no caso da Europa, a 
Convenc;:ao de Lome, os acordos de cooperac;:ao da UE com a Argelia, Egipto, Jordania, Ubano, 
Marrocos, Siria, Tunisia; no caso da Asia, os acordos Australia-Papuasia-Nova Guine (PATCRA) e o 
Acordo de Cooperac;:ao Comercial para a regiao do Pacifico Sui (SPARTECA); (2) acordos notificados 
ao abrigo da clausula de habilita~ao; (3) acordos que estao enquadrados no Acordo sabre o Espac;:o 
Econ6mico Europeu (EEE, 1993) 
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ANEXO II- OUTROS ACORDOS REGIONAIS EXISTENTES1 

(Jan/1995) E ALGUNS ACORDOS REGIONAIS EM PROJECTO 

AMERICA: 
Zona de Livre Troca das Americas (projecto, 2001 ?) 
Zona de Livre Troca da associa~ao dos pafses das Caraibas (projecto) 
Acordos de acesso preferencial do CARICOM a todos os pafses da America do Sui 
(projecto) 

AMERICA/ASIA: 
Zona de Livre Troca entre os membros da APEC (Forum para a coopera~ao econ6mica da 
Asia/Pacffico: Canada, EUA, Mexico, Chile, China, Coreia do Sui, Hong-Kong, Taiwan, 
Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapura, Malasia, Brunei, Australia, Nova Zelandia) 
(projecto, 2010?, 2020?) 

AFRICA: 
SACU (Uniao aduaneira da Africa do Sui). 1969. Bothswana, Lesotho, Swazilandia eRAS. 
Uniao aduaneira 
MRU (Uniao do Rio Mano). 1973. Guine. Liberia, Serra Leoa, Uniao aduaneira; 
CEAO (Comunidade Econ6mica da Africa de Oeste). 1974. Costa do Marfim, Mali, 
Mauritania, Niger, Senegal, Burkina faso, Benim (pafses franc6fonos). Uniao aduaneira. 
CEDEAO (Comunidade Econ6mica dos pafses da Africa Ocidental). 1975. Benim, Cabo 
Verde, Gambia, Gana, Guine, Guine-Bissau, Costa do Marfim, Liberia, Mali, Mauritania, 
Niger, Nigeria, Senegal, Serra Leoa, Togo, Burkina Faso (reune entre outros, os paises do 
MRU e da CEAO). Uniao aduaneira. Mercado Comum no futuro 
CEPGL (Comunidade dos pafses dos Grandes Lagos). 1976. Zaire, Ruanda e Burundi. 
Uniao aduaneira 
SADCC/1979- SADC/1992 (Conferencia para a Coordena~ao do Desenvolvimento Sui 
Africano, que se transformou na Cooperac;:ao para o Desenvolvimento Sui Africano). 
1979/1992. Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moyambique, Swazilandia, Tanzania, 
Zambia, Zimbabue, Namibia. Mercado Comum. 
PTA (Area de comercio preferencial para a Africa do Sui e de Leste). 1981. SACU, SADC, 
Burundi, Eti6pia, Quenia, Uganda, Ruanda, Somalia. Livre troca parcial 

EUROPA: 
EEE (Espac;:o Econ6mico Europeu). 1993. CEE e EFT A. Zona de Livre Troca 
CEI (Comunidade dos Estados lndependentes). 1991. Ex-Estados membros da URSS com 
excepc;:ao da Georgia e dos Estados Balticos. Uniao econ6mica. 

Nota 1: Acordos nao notificados ao GATI, quer ao abrigo do artigo XXIV, quer da clausula de 
habitac;:ao. 

Fonte: OMC 1995 (Anexos), Torres (1993), Chanteau e Tubiana {1993), Finantial Times (Varios 
numeros) 
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