
"Devemos
urgentemente

seguir uma linha
de solidariedade,

'que se oponha ao
individualismo
~ a coinpeti~iio

exacerbada, '
e come~ar a

pensar, tratar e
cuidar dos grandes
problemas socia is
que atualmente

afligem a
sociedade

brasileira ".

de expansao da economia foi de
apenas 2,3%, No perfodo 1980/1989,
chamado de "Decada Perdida", 0
Brasil cresceu a uma taxa media anual
de 2,7%. Noperiodo 1990a 1999, com
a implementa(,;ao das politi cas Iibe-
rais, a taxa media anual foi ainda
pior. Fechamos a decada com queda
absoluta do PIB em rela(,;ao a anteri-
or. Agravamos 0 problema do desem-
prego, da violencia, da marginal idade
e da concentra(,;ao de renda, dentre
outros.

Desse modo, esperar pelo desen-
volvimento brasileiro para fazermos
reformas sociais e estruturais pro-
funda e acenar com blefe e utopia
para os milh6es de miseraveis e/ou
despossu idos. Devemos urgente-
mente seguir uma linha de solida-
riedade, que se oponha ao indivi-
dualismo e a competi(,;iio exacerbada,
e come(,;ar a pensar, tratar e cuidar
dos gra'ndes problemas sociais
que atualmente afligem a sociedade
brasileira.

Afinal, depois de alinhavarmos a
dura real idade social no Brasil e,
por outro lado, a preocupa(,;ao
economicista, do individualismo, do
elitismo e consumismo propagado
pelas autoridadcs econ6micas de
plantao e ideologicamente absorvi-
das por parcel as da nossa socieda-
de, surge a pergunta: 0 que esta
mesmo err ado na economia brasi-
leira? •
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a Comercio Exterior e 0
Protecionismo de

Mercado

A comunidade de nafoes vive a
expectativa do incremento da
economia internacional cada vez
mais globalizada, merce do recon-
hecimento da predominimcia dos
principios da interdependencia e
complementaridade nas relafoes
economicas internacionais.

o capital atinge altos niveis de
internacionalizafiio, conduzindo
e modijicanoo conceitos e preceitos
do Vireito Internacional. Por
conseguinte, os interesses e as
conveniencias entre os paises
pulverizaram 0 nacionalismo exa-
cerbado, os interesses individuais,
as conveniencias isoiadas, margi-
nalizando dejinitivamente a auto-
sujiciencia, nas relafoes interna-
cionais.

Em assim sendo, diante deste
cenario internacional, a previsi-
bilidade sera a de um comercio
internacional livre, sem barreiras
alfandegarias, sem a introdufiio
de politicas comerciais prote-
cionistas que impefam a livre
circulafiio de mercadorias e
servifos.

Entretanto, tal fato niio ocorre
sistematica mente na Economia
Internacional, que continua tiio
fechada quanta no periodo da
chamada Guerra Fria, decorrente
do pos - Segunda Guerra Mundial,
com 0 surgimento das super-
potencias nas Relafoes Interna-
cionais.

2. A pOLiTIC A COMERCIAL
A politica que rege as relafoes

economicas e comercias entre as
nafoes e a comercial. Pode-se
afirmar que a existencia de 200
( duzentas) nafoes soberanas e
independentes, nas relafoes
internacionais, possibilita 0
aparecimento de igual numero de
Politicas Comerciais, gerando
imensas dificuldades Ii livre-
circulafiio de mercadorias e
servisos.

E correto afirmar que 0
Comercio Exterior niio e livre. Que
as Politicas Comercias representam
os interesses e as conveniencias
das nafoes. Que 0 equacionamento

de Politicas Comercias regionais
representa 0 grande desajio dos
processos de integrafiio econ6mica
atualmente em andamento. Que
mesmo a Comunidade Economica
Europeia, rica e industrializada,
geradora de produtos de alta
tecnologia, portanto, extrema-
mente competitivos no Comercio
Exterior, niio prescinde das Poli-
ticas Comerciais para proteger 0
mercado regional, mesmo prejudi-
cando nafoes subdesenvolvidas
e em desenvolvimento, que
necessitam exportar produtos
primarios ou in natura, para
jinanciar a. formafiio de pou-
panfas nacionais. Que os Estados
Vnidos da America, individual-
mente a nafiio mais rica e
industrializada do' planeta, com
o Produto Interno Bruto de 1999
superior a 06 (seis) trilhoes de
dolares, niio marginaliza a
politica comercial nas trocas
internacionais. Siio notorios os
desentendimentos, por exemplo,
entre os EVA e 0 Brasil quanto
Ii entrada de produtos como 0 afo,
o calfado e 0 suco de laranja
no mercado americano. Siio
notorias as tarifas cobradas pelo
setor aduaneiro americano em
face do ingresso de produtos
brasileiros, tendo em vista a
correfiio de prefos - Prefo Real
e Prefo de Mercado.

Assim, e plausivel ajirmar que
os empecilhos ao cfescimento e
desenvolvimento do Comercio
Internacional e uma resultante
do extraordinario crescimento
das trocas internacionais, conse-
qiUncia dos efeitos beneficos
da Revolufiio Industrial nos
meios de produfiio. A produfiio
deixou de ser pautada apenas
nas necessidades da economia
domestica, e passou a ser deter-
minada pelos interesses e
conveniencias de sociedades
externas.

Com 0 crescimento do Comer-
cio Exterior cresceu tambem, na
mesma proporfiio, as ambifoes,
os interesses, as vontades e as
rivalidades entre as nafoes, em
raziio da aplicafiio da geome-
tria na acumulafiio de Capital, e



conseqilente gerafao de riquezas.
E os empecilhos tambem surgiram
na mesma proporfao, como .'Ie
fosse 0 assentamento de politica
inversa a da exponsiio.

3.0 SECULODO
PROTECIONISMO

o seculoxx, no ComercioExte-
rior, e 0 do Protecionismo. 0 sumo
da contradifao tambem pode
ser encontrado neste Seculo que
esta sendo concluido. Nunca 0
Comercio Exterior cresceu tanto
quanto neste seculo,fazendo surgir
de forma transparente os Paises
Ricos e Industrializados, os Paises
em Desenvolvimento e os Paises
Subdesenvolvidos, responsaveis
pelos graves e preocupantes
problemas sociais vigentes na
Comunidade de Nafoes. Pensado-
res economicos contemporlmeos e
cientistas sociais tem alertado os
dirigentes mundiais, notadamente
a partir de 1945, que 0 mais acen-
tuado problema da Economia
Internacional nao e 0 protecio-
nismo de mercado, e sim as
desigualdades sociais internas e
externas no contexto das socieda-
des e dos paises. Seguindo esta
linha de raciocinio, chega-se a
conclusiio que os problemas soci-
ais e economicos de um pais,
agrupamento de paises e regioes,
nao sao restritos aos atores
diretamente envolvidos, e sim, em
consoniincia com a economia
internacional globalizada, a todos
os atores ativos da Comunidade
de Nafoes, pois as conseqilencias
da marginalizafao dos problemas
serda diluidos na comunidade in-
ternacional. Os fluxos migratorios
tao intensos na segunda metade
do seculo XIX e seletivos apos 0
encerramento da Primeira Guerra
Mundial em 1918, voltaram a ser
intensos a partir da decada de
1970, como conseqilencia das
duas primeiras crises mundiais
dopetroleo - a de 1973 e de 1979.

Atos de discriminafao e fe-
chamento de mercados estiio a
ocorrer paulatinamente, como
reafao a tentativa de livre circu-
lafao de pessoas, mercadorias e
servifos, na busca de poder aqui-
sitivo, de renda, de poder de
compra e capacidade de consumo.
E a luta pela sobrevivencia.
Recente relawrio da Organizafiio
das Nafoes Unidas para a Ali-
mentafao, FAO, afirma que na-
da menDsde 800 (oitocentos) mi-
lhoes de pessoas, distribuidas em
todos os continentes,passam fome.

Vivem na mais absoluta miseria,
sem qualquer poder de compra e
capacidade de consumo.Sao quase
um bilhiio de pessoas num uni-
verso de poucos mais de .'leis
bilMes. E uma informafao extre-
mamente preocupante, e que des-
nuda as graves desigualdades
sociais, resultantes da acumula-
fao concentrada de riquezas entre
os paises.

Cotas, Tarifas, Cotas/Tarifas,
Reserva de Mercado, Subsidios,
ControlesMonetarios e Monopolio
Estatal, sao mecanismos classicos
de Politica Comercial encontrados
em todos os paises do Planeta.
Sao mecanismos que impedem
o Comercio Exterior fluir de
acordo com as leis Basicas da
Economia, no atendimento do
desejo e vontade do consumidor e
nas proporfoes deliberativas dos
produtos, atraves dos planeja-
mentos estrategicos.Por exemplo,
ate 1992, 0 Brasil, era considera-
do um dos paises emergentes no
Comercio Exterior mais fechados,
pois praticava de forma abusiva 0
subsidio e a reserva de mercado.
Nos ultimos oito anos esta situa-
fao melhorou, possibilitando um
timido mas perceptivel bem-estar
social.

Imperialismo; Primeira Guerra
Mundial; Surgimento do Estado
Socialista ; Crise Economica
de 1929; Nacional - Socialismo;
Segunda Guerra Mundial; Bipo-
laridade de Poder; Guerras Pe-
rifericas;CriseEconomica de 1973;
Crise Economica de 1979; Es-
tagnafao Economica (decada de
1998), sao problemas economicos
e politicos notaveis ocorridos
ao longo do seculo XX, e que
causaram enormes dificuldades
ao desenvolvimento do Comercio
Exterior, demonstrando que 0
Seculo em conclusao gerou im-
portantes contradifoes nas relafoes
bilaterais e multilaterais entre as
nafoes. Ao mesmo tempo demons-
trou que 0 Comercio Exterior e 0
caminho natural e permanente
para dirimir as desigualdades .'10-
cio-economicas entre os parceiros.

Em outras palavras, nao exi.'ite
p.erspectiva, no cenario interna-
cional, para a auto-suficiencia
entre as nafoes. A Politica Comer-
cial tende a ser flexibilizada, no-
tadamente com a constituifiio dos
Estados Continentais, atraves de
principios federativos, condutores
dos blocos economicos, em anda-
mento.

4. CONSlDERM;OES FINAlS
Para a Comunidade de Nafoes,

a sobrevivencia do Estado sobe-I

ranD e independente esta atrelado
aos principios da interdependencia
e da complementaridade, que sao
caracteristicas predominantes
do Comercio Exterior do final do
SecuioXX.

Os mecanismos de Politicas
Comercial sao excludentes quanto
ao crescimento e desenvolvimento
do Comercio Exterior, inibindo
o fortalecimento da interdepen-
dencia e complementaridade.

Os Estados Continentais e os
Blocos Economicos em formafao,
executam um dubio jogo politico
no contexto do Comercio Exterior.
Ora defendendo a utilizafao dos
mecanismos de Politica Comercial,
ora condenando-os, como elemen-
tos desagregadores na nova estru-
tura economica. A verdade e que
ainda existe, neste ultimo ana do
seculo XX, preceitos e conceitos
basilares do inicio do mesmo,
quando 0 ComercioExterior era li-
mitado a potincias dominantes,
emergidas da Primeira Guerra
Mundial, e resultantes do fim do
hegemonismo ingles, que predo-
minou de 1815 a 1914, de forma
inc6lume, nas relafoes economicas
internacionais.

o Brasil, com pelo menos
quinze anos de atraso, abriu as
fronteiras nacionais para 0 Co-
mercio Exterior, no Governo
Fernando Collor de Mello, resul-
tante da desregulamentafao dos
mecanismos de importafiio e ex-
portafao e entrada de capital
estrangeiro para investimento.

o estudo da Politica Comercial
e Protecionismo e fascinante e
permanente nas relafoes economi-
cas internacionais. A compreensao
dos acontecimentos mundiais
atuais, nas areas da economia e
comercio, passa necessaria mente
pela analise dos mecanismos
protecionistas de mercado. A ri-
queza das nafoes e reflexo da
gangorra comercial internacional.
Assim pensamos •
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