
UN I CAMP 

UNJYERSIDADE ESTADl'AL DE CAMPINAS 

INSTITllTO DE GEOCffNClAS 

POS-GRADl;A(:AO EM POLITICA CIENTIFICA E 

TECNOLOGJCA 

Glauco M. dos Santos 

ClENCIA E TECNOLOGIA NO MERCOSUL 

Sa59c 

-·-- .... ·--

Disserta~iio/Tese apresentada ao Instituto de 

Geociencias como parte dos requisitos para obten~iio do 

titulo de Mestre em Politica Cientifica e Tecno16gica 

Orientador: Professor Doutor Jorge R. B. Tapia 

CAMPINAS- SAO PAULO 

Junho- 1998 



!Oiill:E 

CH:.MACA: 

,_ -.. - Ex ......... -~--
MOO BCL3 l.f. 9.S..L 
'c 3 ') 5t'l K .. 
c 0 

FICHA CAT ALOGRAFICA ELABORADA 

PELA BIBLIOTECA LG. UNICAMP 

Santos, Glauco Manuel dos 

Sa59c Ciencia e Tecnologia no MERCOSUL I Glauco Manuel 

dos Santos.- Campinas,SP. [s.n.], 1998. 

Orientador: Jorge'Ruben Biton Tapia 

Disserta<;:iio (mestrado) Universidade Estadual de Campinas, 

lnstituto de Geociencias 

1. MERCOSUL. 2. Politica Cientifica. 3. lntegra9iio 

Economica lntemacional. 4. Rela<;:5es Economia lntemacionais. 

5. America Latina- Relav5es Ex:teriores. I. Tapia, Jorge Ruben 

Biton. II. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Geociencias. Ill. Titulo. 



UNIVERSIDADE EST ADUAL DE CAMPINAS 

L~STITUTO DE GEOCIENCIAS 

UNICAMP POS-GRADUA(:AO EM POLITICA CINTIFICA E 

TECNOLOGICA 

AUTOR: Glauco Manuel dos Santos 

TITULO DA DISSERTA(:AO: Ciencia e Tecnologia no Mercosul 

ORIENTADOR: Jorge Ruben Biton Tapia 

CO-ORIENTADOR: 

Aprovada em: __ / __ / __ 

PRESIDENTE: Jorge Ruben Biton Tapia. 

EXAMINADORES: 

Prof.a. Dra. Maria Carolina Azevedo Ferreira de Souza; 

Prof. Dr. Rena to Peixoto Dagnino. 

SUPLENTE: 

Prof. Dr. Andre Furtado. 

Campinas, de 

" 

r· 

de 



Em memoria do mestre de todos m)s, 

Amilcar Oscar Herrera. 

(1920 1995) 



Agradecimentos 

Para a realizaviio deste trabalho pude contar, tanto no plano profissional, 

quanto no afetivo, com o apoio certo de muitas pessoas para as quais sinto-me feliz em render 

sinceros agradecimentos. 

Em primeiro Iugar, quero agradecer aos meus pais Arlindo e Maria e a minha 

esposa Zandra, meiga e paciente companheira, que, com seu temperamento docil e ideias 

claras, me ensinou ter fee perseveran9a. 

Ao meu grande amtgo e cumplice Ricardo Buratini, com quem tenho 

compartilhado nao so infortunios e ansiedades tipicos, mas, principalmente, esta vitoria. A 

Maria Fernanda por seu carinho e aos demais amigos que contribuiram para amenizar, com 

sua solidariedade, o fardo do trabalho solitario de escrever: Daniela Ismael; Renata Miachon; 

Eduardo Nasi; Joao Andree Flavia; Maria Clara e tantos outros. 

Gostaria de manifestar minha gratidao para com os companheiros de curso 

Amilcar Davit, Hernan Thomas por suas suges!Oes e criticas relativas a definit;ao do projeto. 

Sou especialmente grato, ainda, a Ana Lucia Assad, pessoa dinamica e solicita, que tantas e 

imprescindiveis portas me abriu. A1,>rade9o a Jose Macedo Silva, Assessor da Secretaria de 

Tecnologia do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, pelo acesso a documentaviio e pelos 

esclarecimentos sobre as atividades implementadas no ambito da REC&T da qual e membro. 

Agrade90 pela informa<;oes gentilrnente cedidas as divisoes de Ciencia e 

Tecnologia e Atos lnstitucionais arnbas pertencentes ao Ministerio das Rela<;oes Exteriores, 

ao Instituto Brasileiro de lnformaviio em Ciencia e Tecnologia e ao Instituto de Pesquisa 

Econornica Aplicada. Ern tempo, sou grato a Gazeta Mercantil S.A. pela oportunidade de 

acesso aos arquivos sobre Mercosul. 

1\/ 



Sou igualmente grato aos profissionais que mais diretamente contribuiram 

com seu trabalho para o aprimoramento e conclusao deste estudo: ao meu orientador, Prof 

Jorge Tapia; aos membros da banca examinadora, os professores Renato Dagnino, Maria 

Carolina Leme, Andre Furtado, e; a Mariano Laplane e Fernando Sarti pelas oportunas e 

ponderadas sugestoes e criticas. Finalmente gostaria de agradecer a senhora Isabel T. Gama 

Alves, membro do Ministerio da Ciencia e Tecnologia do Brasil pela prestimosa ajuda na 

obten<;iio dos resultados do projeto "Levantamento da Coopera91io em C&T no Ambito do 

Mercosul". 

A todos, muito obrigado. 



Sumario 

Lista de Siglas Vlll 

IX 

X 

Xl 

Lista de Abrevia;;;oes 

Lista de Tabelas e Quadros Explicativos 

Resumo 

Abstract Xll 

Introdw;ao 

l a. Parte: o proccsso de lntegra;;;ao Subregional do Mercosul 4 

Capitulo 1: os primeiros passos da aproximac;ao entre os governos argentino e 

brasileiro 

1.1 A transi<;:iio rumo a urn novo referencial politico-diplomatico bilateral 

(periodo 1979-85) 4 

1.2 A transi<;ao democnitica e o inicio da montagem do processo de integra<;ao 

(periodo 1985-89) 8 

Capitulo 2: A consolida<;ao do Mercosul 

2. 1 A acelerat,;ao do processo de constitui;;;ao da Uniao Aduaneira: gestoes 

Menem na Argentina e Fernando Collor no Brasil (periodo 1990-92) 20 

2.2 A definic;ao da Tarifa Externa Comum: governos Carlos S. Menem na 

Argentina e !tamar Franco no Brasil (periodo 1992-94). 28 

2.3 Govemos Menem na Argentina e Fernando H. Cardoso no Brasil (periodo 

1995-96) 35 

Segunda Parte 

Capitulo 3: C&T no Processo de lntegra<;ao 

3.1 Antecedentes da coopera<;ao oficial em C&T entre a Argentina e Brasil 

(periodo 1980 a I 985) 44 

3.2 Os acordos de coopera<;iio cientifica e tecnologica do PICE (periodo 

1986/89) 45 

3.3 0 abandono do PICE na transi<;ao para as gestOes Col! ore Menem 50 

V1 



3.4 Ciencia e Tecnologia no Mercosul (periodo 1990 a 1995) 53 

Considerav5es Finais 77 

Anexo: Quadros Explicativos 93 

Referencias Bibliognificas 106 

Bib li ografia 109 



Lista de Siglas 

• ACE - Acordo de Complemcnta~tao Economica 

• ALCSA - Area de Livre Comercio Sui Americana 

• BACEN -Banco Central 

" BIRD- Banco Mundial 

• CABBIO- Centro Argentino-Brasileiro de Biotecnologia 

• CCM - Comissao de Comercio do Mercosul 

• CECA- Comunidade Europeia do Carvao e do A<;o 

• CEPAL- Comissao Economica Para a America Latina 

• C!M - Conselho Industrial do Mercosul 

• CMC - Conselho do Mercado Comurn 

• CNIE - Comissao Nacional de Investiga<;5es Espaciais 

• CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico 

• CONICET - Conse!ho Nacional de Pesquisas Cientificas e Tecnicas 

• CPC - Comissao Parlamentar Conjunta 

• DMC-MRE - Divisao do Mercado Comum - Ministerio das Rela<;5es exteriores 

• EBAI - Escola Argentino-Brasileira de Informatica 

• FCES - Foro Consultivo Economico-Social 

• FINEP- Financiadora de Estudos e Projetos S.A 

• FMI - Fundo Monetario lntemacional 

• GMC - Grupo do Mercado Comum 

• INPE - lnstituto de Pesquisas Espaciais 

• NAFTA - Acordo Norte-Americano de Livre Comercio 

V1ll 



• OEA - Organizayao dos Estados Americanos 

• OMC - Organizayiio Mundial do Comercio 

• PABJ - Programa Argentino-Brasileiro de Infonnatica 

• PIB - Produto Interno Bruto 

• PICE - Programa de lntegrayao e Cooperayao Economica entre Argentina e Brasil 

• REC&T- Reuniao especializada de Ciencia e Tecnologia 

• SAM - Secretaria Administrativa do Mercosul 

• SCCC - Sistema Comum de Contabilidade e Controle 

• SECYT - Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnica 

• SGT - Subgrupo de Trabalho 

• UNESCO-

Lista de Abrevia~oes 

• ET's - empresas transnacionais 

• ONC&T- Orgao Nacional de C&T 

" P&D -Pesquisa e Desenvolvimento 

• RH - Recursos Humanos 

• TA- Tratado de Assun<;ao 

• TEC - Tarifa Extema Comum 

• TT- Transferencia de Tecnologia 

• URV - Unidade Real de Valor 

lY 



Lista de Tabelas e Quadros Explicativos 

• Tabela 2.1 

Intercambio Bilateral Brasil - Argentina 

" Quadro 1.1 

Protocolos do PICE: distribui~ao por area 

• Quadro 2.1 

Mecanismos de Acelera.;iio da Liberalizat;ao Comercial 

• Quadro 2.2 

Lista das Decisoes Aprovadas no 

• Quadro 2.3 

6a. Reuniiio do CMC- Buenos Aires, 4 e 5 de agosto de 1994 

" Quadro 2.5 

Estrutura Institucional Basica 

• Quadro 3.1 

Cronograma de Las Lefias para o SGT -07 

• Quadro 3.2 

Atividades Definidas em Las Leiias para a REC&T 



UNICAMP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOClENCIAS 

POS-GRADUA<,:AO EM POLiTICA CIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

ClENCIA E TECNOLOGlA NO MERCOSUL 

RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Glauco M. dos Santos 

0 presente trabalho buscou identificar as experiencias de cooperac;ao cientifica 

e tecnol6gica, assim como a importancia de tal campo ao Iongo do processo de integrac;ao 

sub-regional do Cone Sul. Tratou-se, portanto, de apontar os condicionantes impostos pela 

diniimica do Mercosul as iniciativas de carater oficial, atraves da reconstituic;ao de ambos os 

processos (de integrac;ao e cooperar;ao ). Verificou-se, que durante a fase de gestac;ao do 

Mercosul (1985-1990) diversos acordos de cooperac;:ao puderam ser firmados em fum;ao de 

sua importancia diplomatica e estrategica. Contudo, consolidado o bloco com a assinatura do 

Tratado de Assunr;:ao, assim como as medidas de ajuste e abertura locais que passaram a !he 

dar sustentac;ao, o sucesso alcan<;ado no campo comercial nao se refleti u no ambito da 

coopera<;ao cientifica e tecnol6gica. Condicionada fundamentalmente pelos interesses dos 

setores empresariais Jocais e pelos objetivos de politica economica, a agenda comum voltou

se, a partir dos governos Menem e Collor, exclusivamente para a regula<;ao dos temas direta 

ou indiretamente associados a liberalizac;ao comercial. Com isto, o tratamento dos temas de 

ciencia e tecnologia no ambito do bloco tornou-se compativel com os cenarios Jocais nos 

quais, desde a decada de oitenta, prevalecia a opc;iio pelos tradicionais mecanismos de 

transferencia de tecnologia em detrimento do desenvolvimento de alternativas pr6prias. Neste 

sentido, a despeito da existencia de urn aparato institucional no Mercosul criado 

especificamente para estimular a cooperac;:ao cientifica e tecnol6gica, a descontinuidade das 

experiencias iniciais e a total ausencia de outras novas que pudessem ser creditadas ao 

surgimento do bloco, comprovam sua perda de status no processo de integrar;iio. 
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ABSTRACT 

This work tried to identifY the experiences of scientific and technological 

cooperation as well as the importance of this field along the integration process in the South 

Cone. Therefore it was a matter of pointing towards the terms imposed by the dynamics of 

the Mercosul to the official initiatives through the reconstitution of both the processes of 

cooperation and of integration. It was verified that during the South American Market 

gestation time (from 1985 to 1990) various agreements could be made because of its strategic 

and diplomatic importance. Nevertheless, once the economic block was consolidated with the 

signing of the Asuncion Treaty and the measures of adjustment and local opening that begun 

to sustain it, the success achieved in the commercial field didn't echoe in the fields of 

scientific and technological cooperation. Conditioned fundamentally by the interests of local 

business and the objectives of the economical politics, the agenda turned to the regulation of 

themes directly or indirectly associated to commercial liberalization from the governments of 

Menem and Collor on. With that, the treatment given to the themes of science and technology 

in the scope of the block became compatible with the local scenarios in which prevailed 

since the 80's the traditional mechanisms of technology transferring as opposed to the 

development of new alternatives. In that sense despite the existence of an institutional 

apparatus created specifically to stimulate scientific and technological cooperation, the 

discontinuity of the initial experiences and the lack of new ones that could be credited to the 

new block, attest to it's loss of status in the integration process. 
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Introdu~iio 

0 presente trabalho tern por objetivo geral mapear o modo como os temas 

associados ao campo da ciencia c tccnologia foram encaminhados ao Iongo do processo de 

integra<;:ao sub-regional do Cone Sui. Mais especificamente, o estudo procura identificar os 

principais elementos condicionantes, impostos pela dinamica do Mercosul, a coopera<;:ao oficial 

no ambito federal, em tal campo l. Parte-se da suposi<;:ao de que a ascensao de govemos com 

orienta<;:ao abertamente neoliberal a partir de 1990, nos dois principais paises-membros 

(Argentina e Brasil), representou, na pnitica, a explicita<;:ao do papel secundiirio ou marginal da 

politica cientifica e tecnol6gica, nos ceniirios nacionais, e da coopera<;:ao no ambito da 

integra<;:ao. 

A coopera9ao cientifica e tecnol6gica entre paises em desenvolvimento, 

sobretudo no caso da America Latina, tern sido considerada urn importante, necessario e 

principalmente viavel instrumento para a capacita<;:ao tecnol6gica. Dentre outros motivos 

destaca-se, em primeiro Iugar, a existencia de distintos graus de competencia e de 

complementaridade em setores intensivos em C&T. Em segundo, a possibilidade de criar a 

"massa critica" necessaria a melhoria do poder de barganha destes paises nas negocia<;:5es 

sobre transferencia de tecnologia. 

Apesar disto, as experiencias de coopera<;:ao na America Latina ainda enfrentam 

problemas como a escassez de recursos, a ausencia de institui<;:5es de planejamento e gestao de 

caritter supranacional, a falta de informa96es e canais eficientes de comunica<;:ao entre os 

participantes e, mesmo no caso das empresas caracterizadas como inovadoras, de acordo com 

Waiss, Testart e Buitelaar (1992), o baixo grau de participa9ao dos setores produtivos. Tais 

dificuldades podem ser contornadas, ao menos parcialmente, na medida em que, o processo de 

formavao de blocos economicos, entre paises com semelhante grau de desenvolvimento 

industrial, cientifico e tecnol6gico, tende a criar condi<;5es propicias ao estabelecimento de 

acordos de cooperayao em setores complementares. 

l 0 conceito de coopera<;iio cientifica e tecnologica, aqui adotado, inclui iniciativas coJ\iuntas para o 

estabelecimento de atividades na quais se incluem: a fonna<;ao, capacita<;ao e recuperac;ao de recursos humanos: 

pesqnisa pura e aplicada: deseuvolvimeuto de novos produtos e processus: servi9os; infonna<;5es; emprego do 

conhecimento pelo setor produtivo; formula<;iio de politicas de C&T; difusao de conhecimento, etc. 



Este poderia ser o caso do Mercosul onde o objetivo de estabelecer acordos de 

coopera<;iio cientifica e tecnologica esteve presente ao Iongo de todo o processo de integra<;iio. 

Neste sentido, e possivel identificar dois momentos distintos nos quais o significado de seu 

papel se altera tanto em fun~;iio da propria dinamica assumida por tal processo, quanto do 

desmantelamento das politicas explicitas de C&T nacionais nos paises da regiao a partir dos 

oitenta. 

No primeiro, correspondente a fase de aproxima<;iio entre os govemos 

argentino e brasileiro (no periodo 1985-89), a agenda politica e diplomatica, alem da 

preocupa<;iio com os temas economicos e comerciais, favoreceu a implementa<;iio de 

iniciativas, relativamente bern sucedidas, de coopera<;iio no ambito federal. Abriu-se assim, 

uma op<;ao que se contrapunha, ainda que de forma bastante limitada, aos cenarios locais. 

Dadas as caracteristicas da dinamica da integra<;:ao, a estrategia adotada permitiu que se 

formasse uma "redoma de prote<;iio" sobre o campo da C&T durante este curto periodo. 

Contudo, uma vez consolidado o processo (a partir de !990), desaparece, a despeito da 

retorica oficial, a vontade politica quanto ao campo da C&T que, desta forma, e relegado para 

segundo plano na agenda passando a alinhar -se com a tendencia, no ambito local, de abandono 

da busca de autonomia restrita na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias proprias. 

A primeira parte deste trabalho constitui-se urn esfor~;o de revisao do processo 

de constituio;iio e consolida~;ao do Mercosul, identificando alguns dos principals elementos que 

condicionaram e direcionaram a vontade politica quanto a integra~;ao. Considerando que e da 

articulao;ao dos interesses locais que tern dependido, em ultima instancia, o ritmo e a amplitude 

do processo de integra~;iio, trata-se de retratar como as mudan~;as conjunturais nas esferas 

politica e economica nos dois principals paises (Argentina e Brasil) afetaram o processo 

decisorio dentro do Mercosul. Para isto, sao utilizados os principais documentos oficiais, 

autores selecionados de acordo com sua contribui-;ao para o entendimento da integra<;ao, bern 

como a reconstitui<;iio do debate atraves da revisiio do material disponivel na midia impressa. 

No capitulo 1 o objetivo e mostrar que em sua fase inicial, de caracter 

essencialmente politico, o ambiente da integrao;iio foi propicio ao estabelecimento de acordos 
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intergovernamentais de coopera<;:ao. 0 capitulo 2, por sua vez, procura enfatizar que a partir 

das gestoes de Collor de Mello e Carlos Menem, o sucesso do processo, no que diz respeito ao 

aumento do interciimbio comercial, exigiu que a agenda de negocia.;oes (a despeito da ret6rica 

oficial) se concentrasse na regula.;ao dos temas relatives apenas a tal campo. Desta forma, o 

Mercosul tornou-se desfavonivel a manuten<;iio dos vinculos de coopera.;ao estabelecidos 

previamente. 

Assim, no capitulo 3, o objetivo e mapear, detalhadamente, quais foram as 

atividades realizadas, as instancias envolvidas, bern como os resultados alcanvados em termos 

da coopera.;ao, estritamente na esfera das institui<;oes publicas, entre os paises do bloco. Deste 

modo, serao revisitadas as experiencias da primeira etapa na qual foram firmados protocolos 

especificos de coopera91io bilateral Argentina-Brasil nos chamados setores de tecnologia de 

ponta ( tais como informatica e biotecnologia) e examinadas as atividades desenvolvidas pela 

Reuniao Especializada de Ciencia e Tecnologia no ambito do MERCOSUL atraves das atas de 

seus encontros. 

No processo de consolida.;ao do Mercosul, a prioriza.;ao das questoes 

economicas e comerciais significou nao s6 o deslocamento para segundo plano da preocupa<;ao 

com tal campo, mas tambem tornou remota a possibilidade de viabilizar a coopera<;ao ao tentar 

transferir a responsabilidade por novas iniciativas para a esfera privada. Deste modo, se, no 

inicio da integra.;ao, tal area possuia importiincia do ponto de vista diplomatico e estrategico, 

seu papel atual tende a limitar-se a estrategia de marketing politico-diplomatico do bloco. 
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1'. Parte 

0 Processo de Integrac;ao do Mercosnl 

Capitulo 1 

Os primeiros passos da aproxima~ao entre os governos argentino e brasileiro 

1.1 A transi~iio rumo a um novo referendal politico-diplomatico bilateral 

(periodo 1979-85) 

0 ponto de inflexao que marcou a aproxima<;:ao entre a Argentina e o Brasil 

data de 19 de outubro de 1979, isto e, ainda durante a vigencia dos regimes militares em 

ambos os paises. Trata-se da assinatura do Acordo Tripartite Argentina-Brasii-Paraguai de 

Cooperaviio Tecnico-Operativa entre as U sinas Hidroeletricas de Itaipu e Corpus. 0 objetivo 

de tal acordo foi o de acabar com a controversia gerada pela instalaviio da U sina hidroeletrica 

de Itaipu, pelos governos do Brasil e do Paraguai2, que representava para as autoridades 

argentinas urn obstitculo it ligaviio entre os portos de Buenos Aires e Rosario com o noroeste 

de seu territ6rio. Assim sendo, o acordo firmado, estabeleceu os principios juridicos destinados 

a preservar a navegabilidade da bacia do alto e medio Parana, findando com isto a disputa pelo 

controle de uma regiao considerada estrategicas_ 

Do ponto de vista diplomittico tal fato constitui-se como urn marco na medida 

em que estabeleceu urn canal concreto de diitlogo entre ambas as Chancelarias. A atenuaviio da 

desconfian9a reciproca em relaviio a tensao fronteiriva foi crucial para gerar condivoes 

favoritveis a ampliaviio do processo de aproximavao (ate entao impensavel), atraves da 

elaboravilo de novos e mais abrangentes acordos de interesse comum. Neste sentido, 

destacam-se as negociav5es intergovemamentais com o objetivo de estabelecer uma ampla 

agenda de compromisso envolvendo acordos de cooperao;:ao. No campo diplomittico, em 1980 

as Chancelarias de ambos os paises concordaram em adotar o expediente de consultas politicas 

2 Para a analise dos fatores responsaveis pela forma<;ao do consenso entre os governos militares qne culminon 

em tal acordo, ver Segre. Magdalena. La cuesti6n ltaipit-Corpns. El punto de inflexion en las relaciones 
argentino - brasilciftas" SCrie de Documentos e lnformes de lnvestigaci6n N.o 93, setiembre 1990, 
Flacso/ Argentina. 



permanentes entre os respectivos l\1inistros das Relac;oes Exteriores atraves do Memorandum 

de Entendimentos. 

A melhoria das relac;oes diplomaticas foi fundamental para o processo de 

integrac;ao e explica o papel destacado destas instilncias na sua conduc;ao durante todo ele. 

Atraves do aperfeic;oamento destas relac;oes e que se garantiu o envolvimento e a manutenc;ao 

do dialogo entre os dois governos no que diz respeito aos assuntos de interesse economico da 

sub-regiao. Este esforyo diplomatico inicial culminou com a visita do presidente brasileiro Joao 

Baptista de Oliveira Fie,>ueiredo a Buenos Aires, em 17 maio de 1980. Durante o encontro 

foram firmados entre as duas nac;oes os primeiros acordos de cooperac;ao no campo da C&T. 

Tratam-se do Convenio para Cooperac;ao Nuclear Argentino-Brasileiro e do Acordo de 

Cooperavao Cientifica e Tecnol6gica. 

0 primeiro abrangia o treinamento de tecnicos, troca de informac;oes 

necessarias para a fabricac;ao de componentes, protec;ao de material nuclear, explorac;ao de 

urilnio, seguranc;a nuclear e o fornecimento de uranio enriquecido do Brasil para as instalac;oes 

argentinas. Buscou-se ainda, atraves do Acordo sobre Desenvolvimento e a Aplicac;ao para 

Usos Pacificos da Energia Nuclear, estabelecer as bases para urn posicionamento comum 

frente as pressoes internacionais relativas ao uso da energia nuclear para fins belicos. 

0 Acordo de Cooperac;ao Cientifica e Tecnol6gica, por sua vez, destinava-se a 

estimular a colaborac;ao entre instituic;oes cientificas de natureza academica sob as formas de 

interciimbio de informav6es e especialistas, cria91io de programas e projetos de P&D e criac;ao 

ou uso compartilhado de instala96es de pesquisa. 0 financiamento das atividades deveria ser 

efetuado atraves do aporte de verbas publicas, o que nao excluia a possibilidade de 

participayao de entidades privadas. Para acompanhar os acordos estabelecidos foi criada a 

Comissao l\1ista de Ciencia e Tecnologia cujas fun96es eram considerar os temas acordados, 

examinar as atividades desenvolvidas e elaborar sugestoes aos governos para seu 

aperfeic;oamento. 
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0 Acordo detenninou que a defini<;iio das entidades governamentais 

participantes deveria ser feita atraves dos Ajustes Complementares por meio dos quais seriam 

especificadas as areas e demais detalhes dos programas e projetos. Assim em 15 de agosto de 

1980, atraves de tais instrumentos foram incluidas no acordo inicial as areas de comunica<;oes, 

pesquisa agropecmiria, reflorestamento e direito florestal, metrologia, nonnaliza<;iio e controle 

de qualidade industrial e pesquisa cientifica e tecnol6gica3 

Em 1982, o dialogo diplomatico entre os dois paises alcan<;ou uma subita 

importancia com o conflito armado desencadeado a partir da invasao, por parte das for<;as 

armadas argentinas, do arquipelago das Ilhas Falkland pertencentes a Inglaterra. Nesta ocasiiio 

a chancelaria brasileira se disp6s a prestar auxilio diplomatico ao govemo argentino na 

tentativa de solucionar a contenda. Tal fato e relevante pois se, durante o conflito, serviu para 

refor<;ar a confian<;a nos la<;os estabelecidos anterionnente, ap6s sen tennino, com a derrota 

dos argentinos, acelerou o desgaste do regime militar na Argentina precipitando sua queda no 

ano seguinte (1983)4 A volta do sistema democratico, tambem no Brasil, dois anos depois 

(1985) somou-se ao novo cenario argentino para gerar urn novo marco de convergencia 

politica necessario ao aprimoramento das rela<;oes entre os dois paises e, portanto, para avan<;o 

do projeto integrador. 

Cabe lembrar, ainda, que em 20 de outubro deste mesmo ano urn novo Ajuste 

Complementar incluiu na coopera<;ao bilateral no campo da C&T a area de atividades 

espaciais. Alem deste, outros do is acordos foram realizados, urn deles em 10 de outubro de 

1984, para a incorpora<;ao da area de sanidade vegetal e, o ultimo, em 30 de novembro de 

1985, para a incluir no Acordo de Coopera<;ao Cientifica e Tecnol6gica a area de 

biotecnologia. 

3 No qual o Govemo brasileiro designou como entidade responsavel pela execw;iio do Ajuste Complementar o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq), e o Govemo argentino a Secretaria 
de Estado de Ciencia e Tecnica (SECYT) e o Conselho Nacional de Pesquisas Cientificas e Tecnicas 

(CONICET). 

4 Adicionalmente e born recordar a assinatura da Declara<;:ao Conjunta de Paz e Amizade entre o Chile e a 

Argentina em 1984 que garantiu a seguran~a na regiao. 

6 



De acordo com o exposto, os principais avanvos durante esta etapa preliminar 

de aproximayao entre os dois governos, resultaram fundamentalmente da disposir;ao politica 

para substituir as imagens vigentes no ambito militar fortemente arraigadas em urn agur;ado 

senti do de rivalidade e desconfianr;a de ambas as partes. T rataram-se de iniciativas destinadas a 

criar condivoes para o dialogo sobre temas de interesse comum no campo geopolitico. 

Contudo, nao se pode atribuir tais iniciativas a urn eventual abandono da 

disputa pela hegemonia na America do Sul. Na realidade, a partir desta fase esta competi<;ao 

adquiriu urn novo contorno no qual a perspectiva militar assentada sobre concepr;oes pr6prias 

e anacronicas de politica-estrategica e seguranr;a nacional foi progressivamente cedendo Iugar 

aos temas mais estritamente relacionados ao campo politico-economico e das relar;oes 

internacionais. De qualquer modo, pode-se afirmar que a mudan<;:a de referencial de ambos os 

!ados foi de fundamental importancia, pois do contrario o projeto integracionista permaneceria 

apenas no plano da ret6rica oficial. 

No tocante a cooperar;ao na area de energia nuclear, como visto, os canms 

abertos responderam a necessidade de promover urn esfon;o conjunto para modificar a imagem 

de desconfianr;a, que prevalecia a epoca, na comunidade internacional e sua eventual rea<;ao 

quanto aos prop6sitos dos respectivos programas. Mas, alem disto, a coopera<;ao neste campo 

foi empregada no sentido de arrefecer a hip6tese de eventual conflito direto vigente nos setores 

militares de cada pais, cumprindo o papel instrumental de estabelecer canais concretos de 

comprometimento politico entre os dois governos. Os demais acordos firmados neste campo 

buscando ampliar o escopo da cooperayao, tambem podem ser interpretados deste ponto de 

vista. Assim sendo, e possivel concluir que a dupla fun<;ao politica (no ambito das rela<;5es 

bilaterais e intemacionais) atribuida a cooperar;ao neste campo, era parte fundamental da 

estrategia mais geral de aproximar;ao tra<;ada pelas respectivas Chancelarias, juntamente com 

os esforr;os no campo diplomatico, destinada a criar canais de dialogo de natureza 

intergovernamental. 

No cenario economico, o fim da etapa de expansao, cujo auge havia se dado 

durante a decada de setenta, e o advento da crise do padrao de financiamento com base no 

endividamento extemo ja no inicio dos oitenta fizeram com que as autoridades de ambos os 

!ados se voltassem quase exclusivamente para os objetivos intemos de estabilizar;ao. lsto, 
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porem, nao impediu que o relacionamento bilateral fosse retomado sobre o marco do 

restabelecimento dos regimes democniticos tanto na Argentina quanto no Brasil, em 1985, que 

inaugurou uma fase de convergencia das politicas extemas e das medidas econ6micas intemas 

de cada pais. 

Veremos a seguir como se caracterizou este novo marco de convergencia para 

estabelecer efetivamente as condi96es minimas necessarias ao avan90 e concretizayiio daquilo 

que denominamos processo de integrat;:ao do Cone Sul. Neste sentido, procuraremos enfatizar 

que nesta etapa a cooperayiio cientifica e tecnol6gica permaneceu tendo urn papel destacado 

dentro das prioridades determinadas pela agenda bilateral. 

1.2 A transi~iio democnitica e o inicio da montagem do processo de integra~iio 

(periodo 1985-89) 

A reversao do ciclo expansivo das economias centrais marcada pelas duas crises 

do petr61eo (1973 e 1979) e pela politica de valorizavao do d6lar americana iniciada pelo 

Federal Reserve Board (o Banco Central dos EUA) conduziu, no inicio da decada de oitenta, a 

maior parte dos paises da America Latina a uma profimda recessao econi.\mica. A moratoria 

mexicana em 1982 tomou explicito o fato de que o padrao de financiamento que possibilitou o 

crescimento econ6mico na decada de setenta havia se esgotado. 

De fato, a elevada liquidez do mercado de moedas intemacional, que havia 

garantido a manutenvao do fluxo de capital, por emprestimo, necessaria a consolidavao das 

estruturas industriais de alguns destes paises, cedeu Iugar, nos paises centrais, a implementavao 

de medidas restritivas. Como resultado da elevayao do custo destes emprestimos, os principais 

paises da regiao passaram a condi;;ao de "exportadores liquidos de capital". Os setores 

industriais, que em paises como Brasil, eram responsaveis pela maior parte dos recursos 

tornados, ajustaram-se a partir da progressiva redu9ao das capta96es e da utiliza9ao de 

mecanismos de transferencia dos debitos contraidos para o setor publico, processo 

denominado por Cruz ( 1984) estatiza9ao da divida extema. 
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A elevaviio cronica dos deficits na balanva de pagamentos nestes paises acabou 

minando nao so a capacidade de gasto dos estados locais, como tambem tornou-os refens da 

necessidade de negociar novas condiviies de acesso il linhas de credito destinadas ao 

financiamento dos juros devidos. Para os governos destes paises isto representou a perda de 

graus de liberdade na conduvao da politica economica, que passou ser condicionada pelas 

dificeis negociaviies dos debitos atrasados junto aos organismos multilaterais (FMI e BIRD). 

Estes, procuraram vincular novos emprestimos a adoyao de medidas restritivas destinadas a 

conter a demanda interna ( sobretudo dos gastos publicos) e assim obter saldos positivos na 

balanva comercial, capazes de gerar o montante de divisas suficientes para o pagamento dos 

encargos da divida externa. 

A crise economica acabou agravando a instabilidade politica e o desgaste da 

base de sustentayao dos governos militares tanto no Brasil, quanto na Argentina (que ja sofria 

as conseqiiencias da derrota militar diante da Inglaterra no conflito pela posse do arquipelago 

das Ilhas Malvinas). Desta forma, a atenyao das autoridades voltou-se exclusivamente para os 

problemas internos e o avanvo do diilogo bilateral acabou deixando de ser prioridade na 

agenda politica. Alem disto, por conta da urgencia de gerar saldos comerciais elevados, ambos 

os paises passaram a intensificar a utilizav1io de mecanismos de natureza protecionista o que 

afastou ainda mais as possibilidades de negociar o processo de integrayao. 

Com a queda dos regimes militares, a partir instalaviio dos governos de Raul 

Alfonsim na Argentina (1983) e Jose Sarney no Brasil (1985), teve inicio o novo marco de 

convergencia entre os dois paises. No plano politico interno esta convergencia se manifestou 

atraves do compromisso de restabelecer as instituiv6es democraticas. Ja no plano das politicas 

exteriores ambos coincidiam em relaviio a necessidade de reverter, junto a comunidade 

internacional, uma imagem que inspirava uma atitude cautelosa quanto as perspectivas de 

estabilidade politica e economica em seus paises. 

No que diz respeito as politicas economicas locais, 0 principal desafio para OS 

novos governos, no plano conjuntural, era efetuar urn ajuste economico capaz de estabilizar e 

reverter o crescimento dos indices de infla.;:ao. Contudo, sobre este problema pesava a 

diniimica esquizofrenica das dividas externa e interna do setor publico, o que tornava urgente 
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estabelecer urn novo perfil para as negociac;oes, no qual o poder de barganha relativo de cada 

pais fosse reforyado. 

A ja complexa tarefa de gerar saldos positivos no comercio intemacional 

esbarrava, por outro !ado, na tendencia de reorganizacao dos principais mercados nos paises 

centrais. Na percep91io dos novos governos, isto indicava urn acirramento das barreiras a 

entrada nestes mercados. Pesava nesta avaliayao, sobretudo, a amea9a de isolamento para os 

paises perifericos com a formacao de grandes blocos de mercado entre paises vizinhos de 

semelhante grau de desenvolvimento industriaL 

Alem disto, ja no inicio da decada de oitenta, sobretudo a partir da moratoria 

mexJCana (1982), uma nova imagem quanto padrao de atuacao do estado na economia 

comecara a se generalizar no ambito das elites dirigentes dos paises da America Latina. Com a 

crise do modelo de industrializayao por substituicao de importa9oes as exigencias quanto a 

revisao do papel de agente regulador exercido pelo estado sao incorporadas, juntamente com 

outros pontos tais como a privatizavilo e a abertura economica, as agendas politicas nacionais. 

Pode-se afirmar, em resumo, que diante da coincidencia dos diagn6sticos das 

transformavoes no cenario intemacional e da convergencia dos interesses politicos 

(consolidacao da democracia), e economicos (ajuste, crescimento e modernizacao das duas 

economias ); o desafio comum de enfrentar a perda de importiincia relativa no comercio 

internacional e a normalizacao das relavoes bilaterais, fmjada no periodo anterior, 

estabeleceram as bases do dialogo sobre a possibilidade de criar urn bloco economico na 

regiao. 

Neste ponto vale a pena observar que existem diferentes modalidades de 

integraviio, quais sejam: as chamadas Areas de Livre Comercio; as Unioes Alfandegarias, e; os 

Mercados Comuns. As primeiras tratam da reducao das tarifas e barreiras nao tarifarias entre 

os Estados participantes. Adicionando-se as mesmas uma tarifa externa comum formam-se, 

entao, as Unioes Alfandegarias. A modalidade mais complexa, contudo, e o Mercado Comum 

no qual o escopo de cooperav1io, alem dos assuntos relativos ao comercio regional e a livre 

circulavilo de "recursos", inclui ainda politicas publicas integradas em diferentes areas. 
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0 sucesso do modelo do Mercado Comum Europeu (atual Uniao Europeia) 

servm de inspirayao para os govemos da Argentina e BrasiL A origem desta experiencia 

remonta it criat;iio da Comunidade Europeia do Carvao e do Avo (CECA), entre 1950 e 1951, 

atraves do Memorandum Monet e do Plano Schuman. Trata-se, de urn modelo no qual 

prevalece uma estrutura institucional e decisional de caritter supranacional, que alinha paises 

em estitgios avanyados e mais ou menos homogeneos de desenvolvimento s6cio-econ6mico. 

Argumentava-se, ainda, em defesa do projeto, que a integrayiio bilateral 

congregaria urn Pill, na epoca, de aproximadamente 400 bilhoes de d6lares e urn mercado 

ampliado com cerca de 60 milh5es de consumidores para produtos sofisticados e outros 100 

rnilh5es para produtos tradicionais. Por outro !ado, o projeto contribuiria para a formaviio de 

uma nova imagem intemacional, na medida em que reforyasse as politicas implementadas na 

esfera local. 

0 primeiro passo efetivo na direviio da integrayiio bilateral foi dado com a 

assinatura da Declarayao de lguayu pelos mandatarios do Brasil e da Argentina, em 30 de 

Novembro de 1985. 0 documento definiu o contomo politico e a amplitude do processo de 

integraviio destacando a melhoria das relav5es bilaterais e a importancia da restauraviio do 

sistema democratico como elementos chave para a amplia<;;ao da coopera<;ao. Alem disto, 

explicitou a percep<;iio, compartilhada por ambos os !ados, de que diante do recrudescimento 

da concorrencia no cenitrio intemacional e, portanto, do risco de perda de suas posi<;oes 

relativas, fazia-se necessaria e urgente a defesa conjunta de interesses atraves da integra<;iio 

economica. 

Durante o periodo que se segmu it assinatura da Declara<;ao de Igua<;u, a 

condu9iio das negocia<;oes foi entregue as Chancelarias em fun<;iio de suas atribuit;oes 

profissionais e decisionais. T ais instancias, alem de intermediar o dialogo entre os govemos, 

elaboraram e acompanharam a implementat;ao da estrategia setorial. Seu papel, portanto, 

consistia em administrar o processo a partir da compatibilizavao entre os interesses globais da 
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integra<;ilo e a dinamica setorial no plano nacional. Tais instancias, enfim formam, e modificam 

o ambiente politico-institucional da integra~ao. 5 

Para assegurar a vontade politica e, portanto, garantir a nao intenup.;:iio do 

processo, a estrategia escolhida baseava-se em negocia<;oes intergovemamentais permanentes e 

na utilizacao de urn sistema decisorio flexivel e consensual. Tratava-se, deste modo, de buscar 

a integra<;ilo onde e como ela era posslvel, postergando o debate sobre questoes mais 

complexas que pudessem retardar o avanco ate a consolida<;iio da iniciativa, como por 

exemplo, a coordena<;ilo das politicas economicas. 

E neste sentido que a conslruviio do consenso politico minimo necessaria exigiu 

dos negociadores uma postura pragrnatica. 0 sucesso nesta empreitada dependia 

fundarnentalmente do esfon;o para preservar tanto a confian<;a reciproca, quanto o grau de 

liberdade necessaria a conducao das respectivas politicas economicas locais, numa palavra: sua 

autonomia. 

A partir do exposto, pode-se afirmar que a natureza politica e o carater 

defensivo do diagn6stico da iniciativa, portanto, devem ser considerados como elementos 

fundarnentais da estrategia de integrac;:iio em sua etapa de gestaciio. A presenca de frequentes 

referencias a "autonomia" enquanto objetivo desejado pode ser identificada, tanto no plano do 

discurso diplomiitico, quanto nos instrumentos firmados nesta etapa. Tal fato sugere a 

existencia da preocupa<;iio, no plano politico, com a prote<;iio e o desenvolvimento de setores 

considerados estrategicos para a capacitao;ao produtiva e tecnol6gica frente as barreiras 

competitivas impostas pelos paises mais industrializados. 

Alem disto, diante do fracasso das experiencias6 de integraciio levadas a cabo 

na regiiio durante as decadas de sessenta e setenta, o grau de incerteza quanto ao sucesso dos 

5 De acordo com Hirst ( 1990), no caso brasileiro contribuiu para isto a especializ~iio em assnntos economicos 

e comerciais por urn !ado, e a cria<;iio de nma "ponte" de liga<;ilo com a Presidencia da Republica por outro. No 

caso da Argentina, a vontade politica encontron apoio tambCm junto aos tradicionais seguimentos exportadores 

qne vislumbravam na liberaliz~ilo comercial urn canal de acesso privilegiado ao mercado intemo brasileiro. 

6 Associa<;ao Latina-Americana de Livre Comercio (ALALC) criada em 1960 e que mais tarde, em !981, 

passou a ser denominada Associa<;ao Latina-Americana de lntegra.;iio (ALAD!), Mercado Comum Centro

Americano (MCCA) em 196!. Area de Livre Cmnercio do Caribe (ALCC) fundada em 1967, Grupo Andino 
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resultados, no que tange a defesa dos interesses locais, justifica, por outro !ado, a prudencia na 

elaborayao da estrategia para sua conduy1io. Trata-se, pois, de urn conceito que deve ser 

entendido em seu sentido mais amplo, nao apenas em relavao a terceiros paises, mas, 

sobretudo, quanto ao proprio projeto uma vez que a iniciativa era urn gesto exclusivamente 

politico que em sua origem nao pode ser atribuido a demandas sociais concretas. 

0 avanvo da integrav1io (a semelhanva do modelo europeu) naturalmente previa 

a concretizav1io do objetivo de diminuiv1io das barreiras a mobilidade dos fluxos de bens e 

capitais, bem como a ado91io de politicas economicas coordenadas que os viabilizassem. Da 

perspectiva dos setores produtivos de ambos os paises, contudo, temia-se que isto pudesse 

afetar negativamente o ajuste modernizante exigido. Pelo lado argentino, a existencia de fortes 

assimetrias sobretudo em relavao as dota96es de capital e tecnologia, alem da distribui<;ao dos 

ganhos de escala poderia, a partir da integra(fao, conduzir a dependencia em relav1io ao BrasiL 

Em outras palavras, sua resistencia ao estreitamento das relavoes advinha da possibilidade 

concreta de que o aumento das importayoes de manufaturados brasileiros levasse a perda de 

fatias de mercado interno em importantes setores econ6micos, aprofundando assim, ainda 

mais, tais desequilibrios. 

No Brasil prevalecia o desconhecimento e a opiniao de que a integra91io pouco 

ou nada tinha a acrescentar dado o reduzido peso relativo do comercio bilateraJ7 Assim 

sendo, o atrelamento dos objetivos de politica econ6mica ao equilibrio das trocas bilaterais 

carecia de sentido pratico. Uma tal vincula<;iio representaria a perda de independencia na 

gestao da economia no momento em que as exigencias de estabilizavao e retomada de 

crescimento no ambito interno se agw;avam. 

Como a iniciativa desde o principio visava exatamente a criar condi.,:oes para o 

avan9o dos neg6cios bilaterais, sem o apoio das classes empresariais a iniciativa certamente 

malograria, minando com isto a base de apoio aos governos locais por parte dos setores mais 

fundado em l%9 e a Comunidade Caribenha (COMCARI) estabelecida em 1974 pelos poises caribenhos. Para 

uma analise detalhada destas iniciativas consultar Mytelka (1994). 

7 A exce,ao, neste casu, cram os produtores do setor de alimentos (principalmente o moageiro e de came) dos 

estados da regiao sul do pais, mais pr6ximos da fronteira e sensiveis ao amnento das importa<;(les dos produtos 

argcntinos considerados de qualidade superior. 
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afetados. Para contornar as resisti~ncias, os articuladores do processo deveriam ser nao apenas 

cautelosos, mas sobretudo capazes de assegurar que a estrategia lavasse em considerayao tais 

riscos e incorporasse os mecanismos necessarios para, contorna-los. 

Os negociadores procuraram, a partir disto, imprimir ill6gica de funcionamento 

do processo assentada sobre urn conjunto de principios basicos de orientaviio. 0 primeiro 

deles, o da gradualidade, previa o estabelecimento de etapas anuais de definiviio, negociaviio e 

avaliayao dos resultados obtidos. 0 segundo principio pactuado visava a tomar o programa 

flexivel de modo que, sempre que necessaria, pudessem ser revistos e ajustados seu alcance, 

ritmo e objetivos. Por fim, pretendia-se que processo fosse equilibrado tanto da perspectiva 

dos neg6cios na esfera privada, quanto em relayao as politicas economicas locais. 

T ratou-se de reconhecer a priori dade da defesa dos interesses locais em relaviio 

ao processo e, portanto, da necessidade de condicionar seu avanvo as exigencias de politicas 

economicas autonomas. Esperava-se com a adoviio de uma dinamica gradual proporcionar o 

tempo necessario para dissipar a desconfian9a e gerar interesse junto aos setores empresariais 

locais. 

Conforme o discurso oficial o esfor9o iria "(...) permitir a adaptar;ao 

progressiva dos setores empresariais de cada Estado as novas condir;oes de 

competitividade. " (Mercosul: informaviies gerais e desenvolvimentos recentes. DMC-MRE). 

Como resultado, as negociaviies conduziram, em 29 de julho de 1986, a assinatura da Ata para 

Integra<;iio Argentino-Brasileira cujo objetivo, segundo seu texto, era estabelecer uma 

estrategia comum de crescimento e moderniza<;ao. 

Do ponto de vista operacional foi criado o Programa de Integra<;iio e 

Cooperaviio Economica (PICE), composto originariamente por urn conjunto de doze 

Protocolos que, de acordo com a ret6rica oficial, deveriam assegurar urn interciimbio 

comercial intra-setorial equilibrado, como forma de impedir a especializaviio das economias 

Entre 1985 e 1989 foram assinados, no ambito do PICE, urn total de vinte e quatro 

protocolos, alem de diversos anexos. 
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Para uma melhor visualizaviio da distribui91io dos Protocolos firmados por area, 

tomando como base a classificaviio sugerida por Hirst (1990), os documentos foram agrupados 

conforme o Quadro l.l. Chama atenvao desde logo o fato que alem dos temas relativos ao 

comercio, o programa abrangia uma gama variada de areas, quais sejam: ciencia e tecnologia; 

infra-estrutura; econ6mico - financeira; planejamento e administrayao; outros. Esta amplitude 

ao mesmo tempo em que se encontra em concordancia com o modelo inspirador, respondia 

tambem a necessidade de confirmar para ambos os governos o comprometimento elevado e 

duradouro necessario a sua continuidade. 

Em que pese a falta de informavoes, pode-se observar, atraves do Quadro 1.2, 

que apesar de ter sido criado em urn momento particularmente favoravel de convergencia de 

interesses, o programa apresentou urn variado espectro de resultados no periodo que 

compreende a primeira etapa do processo de integra.;:iio. Dentro do periodo enfocado 

destacam-se tanto em numero, quanto por seu papel dentro do programa, os documentos 

inicialmente firmados relativos aos campos especificos de comercio e de ciencia e tecnologia 

( os quais serao revistos oportunamente na segunda parte deste trabalho ). 

0 grupo de documentos destinado a ampliaviio do intercarnbio comercial era 

composto inicialmente por quatro Protocolos de numeros 0 l a 04, respectivamente: Bens de 

Capital; Trigo; Expansao do Comercio, e; Complementaviio de Abastecimento Alimentar 

(posteriormente, em abril de 1988, foram adicionados os Protocolos 21 Industria Automotriz e 

22 Industria Alimenticia). Acordou-se que o programa deveria se articular entomo de urn 

"setor chave", o escolhido para cumprir tal funvao foi o de bens de capital. De acordo com 

Hirst ( 1990) os principais elementos que contaram para isto foram: 

"Ia inexistencia de un sector primario que permitiera, en ambos paises, un esquema de 

equilibria intra-sectorial com ejecta multiplicador; en el sector de bienes de capital, fa 

utilizaci6n de tecno/ogia intensiva y mana de obra especializada intensiva disminuiria las 

desventajas para Argentina en lo que se refiere a costas de produci6n; la utilizaci6n, en este 

sector, de tecnologiasjlexibles permitiria reducir Ia asimetria argentinafrente a Ia escalade 

produci6n Industrial brasilefia; y el predominio en este sector de pequei'ias y medianas 

empresasformadas com capital naciona/ aseguraria mayor autonomia politica en el montaje 
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del Programa. Por outra parte, se trataba de un sector que ofrecia innumerables 

posibilidades de inversion e investigaci6n con;unta, ademas de representor un considerable 

efecto de arrastre sobre otros sectores de la economia. '" 

A principal meta dos acordos era reverter a assimetria hist6rica dentro do 

intercambio bilateral cuj as caracteristicas foram analisadas comparativamente por Carvalho 

(1991), a partir dos dados obtidosjunto a CEPAL. De acordo como autor, a participa.;:ao da 

Argentina no total das importa.;:oes brasileiras era pequena, em media aproximadamente 3% 

durante as decadas de setenta e oitenta. 0 mesmo podia ser dito quanto il participa.;:ao nas 

exporta.;:ao brasileiras que situava-se nos anos de 1989 e J 990 em, respectivamente, 2, 1% e 

2, 0% sobre o total. Por outro !ado, a presen.;:a brasileira nas importa.;:oes da Argentina era bern 

maior anotando 12,5% em media durante os oitenta e cerca de 8% no caso das exporta.;:oes 

daquele pais para o Brasil. 

A pauta do comercio entre os dois paises se caracterizava, do !ado argentino, 

pela exporta<;:iio de alimentos ( sobretudo do set or moageiro como no caso do trigo ), bebidas e 

fumo, enquanto que do !ado brasileiro pela concentra<;ao em produtos manufaturados onde se 

destacava o item bens de capital). Assim, a escolha de tais setores (trigo e bens de capital) 

correspondia ao perfil da composi<;ao da pauta de intercambio bilateral preexistente. 0 

aproveitamento de vinculos anteriores nao se constituia uma caracteristica exclusiva dos 

acordos de ordem comercial pois como veremos tambem no ambito da ciencia e tecnologia tal 

expediente foi adotado com relative sucesso. Do ponto de vista diplomatico a coopera<;ao 

cientifica e tecnol6gica representava urn importante precedente no processo de aproximao;:ao 

bilateral, posto que se iniciara ainda durante a vigencia dos governos militares. 

Para reiterar a vontade politica quanto il integra<;:ao ambos os presidentes 

voltaram a se encontrar pouco tempo depois ( l 0 de dezembro de 1986), em Brasilia para 

assinar a Ata de Amizade Argentino-Brasileira: Paz, Democracia e Desenvolvimento. 0 

documento explicitou pela primeira o objetivo de estabelecer uma estrategia comum de 
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crescimento e moderniza<;ao, bern como a necessidade de "potencializar a capacidade 

aut6noma dos dois paises" (Ata para Integra<;:ao Argentino-Brasileira, 1986)8. 

0 processo tomou-se irreversivel, em 29 de novembro de 1988 em Buenos 

Aires, quando os dois govemos firmaram o Tratado de Integra<;ao e Cooperao;:ao e 

Desenvolvimento, ratificado pelos Congressos Nacionais em 17 de agosto de 19899 0 

instrumento comprometia ambos os govemos a integrar os territ6rios do Brasil e da Argentina 

para criar urn espa9o economico comum no prazo maximo de dez anos. 0 documento 

estabeleceu duas etapas de implementa<;:ao e preservou os principios de gradualismo, 

flexibilidade e equilibria. 

Na pnme1ra etapa, senam removidos todos os obst<iculos tarifarios e nao

tarifarios ao intercambio de bens e servi<;:os nos territ6rios dos dois paises. Para lograr atingir 

tal objetivo foi empregado o chamado "Protocolo Adicional de Alcance Parcial de 

Renegociavao das Preferencias Outorgadas no Periodo de 1962-1980" ( ou Acordo n. o 01) 

firmado no ambito da Aladi. Ainda nesta fase, deveria ser promovida a harmonizaviio das 

politicas aduaneiras de comercio intemo e extemo, agricola, industrial, de transportes e 

comunica<;:oes, incluindo tambem a area de ciencia e tecnologia. Finalmente, previa-se a 

coordenayao das politicas macroeconomicas atraves de acordos especificos aprovados pelo 

Poder Legislativo de ambos os paises. Uma vez concluida esta etapa teria inicio, entao, a que 

previa a "harmonizac;iio gradual das demais politicos necessarias a formac;iio do mercado 

comum" (Tratado de Integrayao Coopera91io e Desenvolvimento, 1988) utilizando de forma 

semelhante a negocia;;ao de acordos espedficos sujeitos a posterior aprova<;:iio em nive1local. 

A estrategia preVIa, portanto, o emprego de medidas que destinadas a 

pressionar os setores selecionados pela via concorrencial e, ao mesmo tempo, de estimulo a 

8 i\lem disto. tratou-se de precisar o conteudo dos Protocolos iniciais. com a assinatura de vanos anexos e de 

ampliar o eseopo do Pl CE adicionando a ele os Protocolos de numeros 13 a !7. 

9 Os demais Protocolos (de mimeros !8 a 24) e Anexos do programa foram assinados entre julho de 1987 e 

agosto de !989. 
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competitividade 10 Deste modo, o objetivo de modemiza<;ao poderia ser atingido atraves de 

uma liberaliza<;ao gradual e seletiva dos fluxos comerciais em setores complementares. A 

competitividade, por sua vez, seria v~abilizada atraves do esfor<;o de aproxima<;ao e 

posteriormente de elabora<;ao de politicas comuns nas quais se insere a implementa<;ao de 

iniciativas de coopera<;ao cientifica e tecnol6gica, regidas pelo principia da autonomia 

estrategica, na esfera publica e em setores de ponta. 

Deve-se observar, contudo, que isto ja nao encontrava eco nos cenarios 

politicos nacionais nos quais consolidava-se a imagem na qual era nao apenas necessaria, mas 

tambem urgente, rever a forte presen<;a do estado nas economias locais. Assim mesmo, a 

coopera<;ao em C&T tomou-se possivel, naquele momento, gra<;as estrategia diplomatica que, 

buscando consolidar e ampliar os vinculos e a confian<;a entre as esferas govemamentais de 

ambos os paises, incluiu tal campo em fun<;ao da relativa facilidade tecnica e organizacional 

exigida para troca de expertises entre cientistas e pesquisadores, e do apoio que atividades 

desta natureza costumam receber, nao so dentro das respectivas comunidades cientlficas, mas 

tambem da sociedade em geral. 

Claro esta que o limite da disposi91io politica quanto ao avan9o do projeto 

integrador era a liberdade na formula<;ao e implementa<;ao de politicas voltadas aos interesses 

nacionais. Segundo a avalia<;ao de Hirst ( 1990), o processo inicialmente acabou sendo 

fortalecido pela implementac;ao dos pianos de estabiliza<;ao de pre<;os (Austral na Argentina e 

Cruzado no Brasil) durante o ano de 1986. As medidas estimularam o aumento do interciimbio 

comercial e, ao mesmo tempo, contribuiram para assegurar a necessaria credibilidade a ambos 

os govemos. 

Assim sendo, mudan<;as bruscas de orienta<;iio em tais politicas invariavel e 

rapidamente trariam impactos, maiores ou menores de acordo com sua amplitude, sobre o 

ritmo e a abrangencia da integrac;ao bilateral. lsto ocorreu entre 1987 e 1989, quando o 

l() Tal diferencia~o, aqui adotada no ambito da integra<;iio, baseia-se nos conceitos de "politica de competi<;ao~ 
e "politica de competitividade" empregados por Erber (1992) em sua analise da "Politica Industrial e de 

Comercio Exterior" do governo Co11or. 0 primeiro entendido como a altJa<;ao de um governo para fon;ar a 
competi<;ilo entre as empresas (mediante desregulamenta<;ao, abertura, privatiza~o, etc.), e o ultimo cmno 

sendo as medidas de estimulo as mesmas (tais como crectitos pilblicos e incentivos fiscais para investimentos do 
setor privado em tecnologia, etc.). 
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cenitrio politico-economico em ambos os paises sofre uma reversao marcada pelo fracasso dos 

respectivos planos economicos e pela implementayao de medidas de caniter restritivo. Se do 

ponto de vista economico tais medidas acabaram por inibir as importa96es em ambos, pelo 

!ado politico o agu9amento da crise minou o apoio interno dado aos respectivos governos e 

generalizou a opiniao de que reformas profundas se faziam necessitrias. 

A estratt~gia elaborada teve que ser abandonada antes mesmo de ser 

implementada uma vez que a integrayao havia passado para o segundo plano na agenda dos 

govemos locais, comprometendo, ass1m, as metas estabelecidas e tomando a 

operacionalizaviio do PICE mais dificil e lenta.ll Os acordos de cooperaviio firmados em areas 

inteiramente novas terminaram por sucumbir ante a paralisaviio do programa, enquanto que os 

relativos ao campo comercial tiveram sua continuidade assegurada. A cooperayao cientifica e 

tecnol6gica, embora nao tenha sido completamente abandonada, assumiu urn papel 

abertamente secundario e marginal dentro do projeto de integrayao. 

No capitulo 2 sera abordada a situayao que se configura, a partir dos governos 

posteriores, quando o projeto de integrayao sub-regional assume urn novo contorno em 

resposta a reorientaviio das prioridades dentro das agendas locais. Seu objetivo e caracterizar e 

descrever a integraviio que se consolida a partir de urn novo marco de sustentaviio no qual o 

Mercosul passa a representar interesses nao apenas politicos e diplomaticos, mas tambem 

econ6micos e, sobretudo, comerciais. 

11 A oposi<;ao em temas relevantes. como o do endividamento extemo (com a moratoria brasileira de urn !ado e 

o acordo da Argentina como FMI de outro}. serviu para agravar este cem\rio. 
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Capitulo 2 

A consolida~ao do Mercosul 

2.1 A acelera~ao do processo de constitui.;ao da Uniao Aduaneira: gestoes Menem na 

Argentina e Collor no Brasil (periodo 1990 - 1992). 

0 periodo que se seguiu it ascensao it presidencia de Menem, na Argentina, e de 

Collor de Mello, no Brasil, foi marcado por importantes mudanvas nos cenanos politico e 

economico dos dois paises. Estas transforma96es significaram para o projeto de integra<;ao 

sub-regional, de acordo com Hirst (1992), uma ruptura com sua dinamica inicial em resposta 

its prioridades das agendas politicas locais e da estrategia adotada para implementa-las. 

Representou uma profunda modifica<;:ao da estrategia adotada tanto no que diz respeito aos 

objetivos, quanto dos pr6prios instrumentos empregados. 

0 novo marco de aproximavao firmou-se a partir da identidade entre os 

diagn6sticos e objetivos dos novos governos diante do fracasso das politicas de estabiliza<;ao 

economica levadas a cabo nas gestoes anteriores. Os novos presidentes enfatizavam em seu 

discurso a urgencia de combater a infla<;ao atraves da moderniza<;ao das respectivas estruturas 

produtivas, o que s6 poderia ser viabilizado, por sua vez, atraves de urn processo de abertura 

economica. Para tanto, a estrategia deveria centrar-se na ado<;ao de medidas destinadas a uma 

ritpida e ampla abertura das economias locais como forma de impor urn ajuste automatico e 

semi-voluntitrio das respectivas estruturas industriais. 

0 "choque competitive" obrigaria as empresas a adequar-se its condi<;oes da 

concorrencia internacional. Mas, para que isto pudesse ocorrer, a ret6rica oficial sustentava 

que o papel do Estado na economia necessariamente deveria ser revisto. Alem do ajuste das 

contas do setor publico mediante a redu<;ao de gastos por conta de seus impactos 

inflaciomirios, preconizava-se a desregulamentacao e urn amplo processo de privatiza<;oes 

como caminho necessaria para a estabiliza;;ao economica. 

Foi neste contexto que o governo argentino atraves do seu ministerio da 

economia sugeriu ao recem empossado presidente Fernando Collor de Mello a acelera<;ao da 
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constituio;:ao do Mercosul atraves da antecipayao, em cinco anos (isto e pela fixao;;ao da data em 

01 janeiro de 1995) do prazo inicialmente previsto pelo Tratado de Integrao;;ao Coopera9ao e 

Desenvolvimento. 0 compromisso, logo formalizado com a assinatura em julhol2 de 1990 da 

Ata de Buenos Aires ( e seus Anexos I e II), recolocou o processo em debate dado o grau de 

dificuldade envolvido na tarefa, diante das grandes assimetrias entre os paises, e principalmente 

das dificuldades impostas pela instabilidade econ6mica cr6nica a coordenao;;iio das politicas 

publicas locais. A decisao apressou as negocia96es, concluidas em agosto do mesmo ano, para 

a inclusiio do Uruguai e do Paraguai no processo. 

A nova estrategia foi articulada pelo Grupo do Mercado Comum (GMC), 

especialmente criado para este fim e composto por membros de ambas as Chance!arias , alem 

de representantes das respectivas areas economicas. Como resultado, firmou-se o Acordo de 

Complementa9iio Economica N.o 14 (ACE 14 de dezembro de 1990)13 que ordenava a 

redu91io linear e automatica das barreiras entre 01 de janeiro de 1991 e dezembro de 1994, 

periodo conhecido como "fase de transi<;ao''14 T ratava-se, deste modo, do literal abandono 

do conjunto de principios basi cos (gradualidade, seletividade e equilibria) inicialmente 

pactuados. 

Tal documento serviu de base para a elabora91io do Tratado de Assun91io (TA), 

assinado em 23 de Mar9o de 1991 (os instrumentos empregados pelo acordo podem ser 

melhor visualizados atraves do Quadro 2. 1), cujo objetivo era o de promoverlS "(. . .) a livre 

circulat;iio de bens e servit;os e fatores produtivos atraves da eliminat;iio dos direitos 

12 Ainda emjulho de 1990 foi assinada a Ata da Comissao Parlamentar Conjunta do t.ffiRCOSUL. 

13 Pelo mesmo documento, acordou-se ainda que: todos os demais acordos para concess5es comerciais 

negociadas anteriormente deveriam ser. a ele.. incorporados; a margem minima de desgravavao 40%; as 

exce<;Oes pactnadas sofreriam uma redu<;i!o da ordem de 20% ao ano, e o nivel de preferencias seria ampliado 

anualmente ate o limite de 100% em dezembro de 1994. 

14 Outros doeumentos assinados darante o periodo foram: 0 Tratado para o Estabelecimento do Estatuto das 

Empresas Binacionais em junho de 1990; a lici~iio para a eonstrn<;i!o da Ponte Santo Tome - Sao B01ja, e; 

diversos anexos aos protocolos firmadas, entre eles a amplia<;i!o das lista de bens de capital, industria 

automobilistica. industria nuclear. 

15 Outros pontos estabelecidos foram. a adQ9il:o de uma polltica comercial comum em rela~;ao a terceiros assim 

eomo a eoordena.;ao de posi<;Oes em foros econ6mieos e eomerciais regionais e internacionais. 0 tratado previa, 

ainda, acordos setoriais destinados a"( ... ) otimizar a utilizal'iiO e mobilidade dos fatores de prodacilo e alcan~:ar 

esealas operativas efieientes" (Tratado de Assun<;ilo) 
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a(fandegarios e restrir;oes niio tarifarias a circular;iio de mercadorias e de qualquer outra 

medida de efeito equivalente" ( ... ) estabelecer mecanismos destinados a formar;iio de uma 

Zona de Livre Comercio e de uma Uniiio Aduaneira na sub-regiiio" (Tratado de Assun;;:ao, 

1991). 

Apesar desta mudan<;a, o discurso oficial reconhecia que a continuidade do 

processo prosseguia dependente da existencia de uma base de sustenta;;:ao fundamentalmente 

de caniter nacional, ja que "A organiza.;iio do lvfercosul, prevista no Tratado de Assun.;ao, 

fimdamentou-se em uma concep.;iio pragmatica que, evitanda criar 6rgiios comunitarios no 

periodo de transi.;i'io, previa a constitui.;iio de entidades intergovemamentais, cujas decis8es 

seriam tomodas par consenso em reuniOes peri6dicas entre autoridades hom6logas dos 

Paises-Membros. " (Divisao do Mercado Comum - MRE). 

Dado que o ritmo e a intensidade da implementa;;ao das medidas eeon6micas 

em ambos os paises nao foram homogeneos e dependeram das estruturas econ6micas e 

composi<;ao das fon;as politicas locais 16 A convergencia nao poderia ser considerada urn 

processo instantiineo, nem tao pouco automatico em fun<;ao da orienta<;ao da integra;;ao na 

dire.;:ao neoliberal. Isto fieou evidenciado pouco tempo ap6s a assinatura do Tratado de 

Assun<;ao, isto e em abril de 1991, quando o entao ministro da economia Domingo Cavallo, 

para controlar a infla<;ao, deu inicio ao Plano de Conversibilidade, que se baseava na 

aprecia;;:ao da moeda local, o peso, atraves da ado<;ao de uma paridade unitaria a cota.;:ao do 

d6lar americana. 

A "ancoragem" desta paridade exigiu do Estado urn grande esfor<;o para gerar 

superavits fiscais. Para isto, o governo lan<;ou mao de urn ambicioso programa de 

privatizay6es, do aumento da arrecada;;:ao de impastos e da redu;;:ao dos gastos do Estado, 

sobretudo, os de natureza social. Ao mesmo tempo implementou-se, tambem, urn conjunto de 

16 Confom1e Hirst (1994) no Brasil o processo decis6rio demanda mais em termos de negocia<;&s entre os 

poderes executivo e legislativo dada a estrutura muitipartidaria e a divisilo do poder que favorece alian<;as 

pragmitticas em rela<;ilo a temas especificos. No caso argentino prevalece na maioria das vezes as decis5es do 

poder executivo, dada a cstrutura bipartidaria e o enfraquecimento do poder de barganha dos setores 

empresariais e dos trabalhadores, com isto as refom1as tendem a ser mais ageis e consensuais do que no caso 

brasileiro. 
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medidas destinadas a amp liar o grau de abertura do mercado interno ( desregulamentayao da 

economia, reduyao das barreiras tarifarias em setores selecionados, como informatica e bens de 

capital, etc.). Alem disto, o congresso argentino aprovou o estabelecimento, atraves de emenda 

constitucional proposta pelo governo, de urn limite legal para a emissao de moeda pelo Banco 

Central. 

A expectativa das autoridades era de que se configurasse, somando-se a tais 

medidas o emprego de uma politica monetaria de corte restritivo, urn cenario economico 

favoravel a atra9ao dos capitais externos considerados necessarios tanto ao financiamento da 

economia de modo geral, quanto para a propria sustenta9iio do plano de estabilizayao. De 

acordo com dados oficiais do Ministerio da Fazenda, o ajuste argentino possibilitou urn 

crescimento acumulado do PIB da ordem de 25% entre 90/93 em funyao do aquecimento do 

mercado intemo no caso dos setores mais diniimicos da economia. Urn exemplo disto, foi o 

nao cumprimento das cotas de exporta<;ao de veiculos para o Brasil (35 mil unidades com 

valor aproximado de US$ 600 milh5es), no ambito do Protocolo 21 do setor automotriz17, em 

fun<;ao do reaquecimento do mercado interno argentino a partir da estabilizayao economica. 

0 aumento do volume das transa<;5es bilaterais desde o inicio do processo e, 

particularmente, a partir de 1991/92 (Tabela 2.1), tornou-se o principal argumento para exibir 

o exito da integra<;ao, sobretudo no que diz respeito a participa<;ao da esfera privada. 

Entretanto, o efeito combinado da iincora fiscal e da abertura comercial produziram uma 

reversao do comportamento das trocas bilaterais e o saldo sustentado pela Argentina no 

periodo 1989-1991 passou a favorecer a economia brasileira a partir de 1992. Como resultado 

multiplicaram-se as queixas contra empresas brasileiras, relativas a existencia de barreiras 

tarifarias e nao tarifarias que contribuiam para a pratica de dumping. IS 

1? 0 documento estabeleceu uma politica de cotas anuais de trocas de veiculos acabados e autope9as a partir de 

da elabora9ao de uma lista comum. Foi not6ria a dificuldade para se estabelecer um consenso nas negocia9i'ies 

entre os set ores de autopartes dos do is poises em rela9fio aos itens desta lista ( ao contnirio das montadoras). 

18 Ate o final de 1994 foram cerca de 46 denimcias das quais 22 foram consideradas pertinentes, os setores 

mais prejudicados da indastria argentina foram: sidenirgico; motores eletricos: papel e celulose. Dados obtidos 

a partir de materia especial publicada pelos jomais Gazeta Mercantil e El Cronista de Buenos Aires em 31de 

dezembro de 1994. 
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A partir disto, acmaram-se as pressoes diplomaticas dos representantes 

argentinas no Mercosul no sentido de incorporar em sua agenda uma efetiva coordenac;ao das 

politicas macroeconomicas. Para eles a politica de desvalorizac;ao da moeda, levada a cabo 

pelo govemo Collar para tamar mais competitivas as exporta96es brasileiras, somada it 

ineficacia das medidas de controle da inflac;ao, constituiam-se importantes obstaculos ao 

projeto de revitalizar o dinamismo de sua economia a partir das exportavoes para o mercado 

brasileiro. 

Contribuiu, tambem, para reforvar tais pressoes o lanvamento da chamada 

Iniciativa das Americas, pelo entao presidente dos EUA George Bush, que previa negociaviies 

para a conformac;ao de uma area de livre comercio abrangendo todo o continente americana. 

Isto permitiu que, paralelamente ao processo de integrac;ao sub-regional, o governo argentino 

buscasse ampliar o dialogo com o centro hegemonico com o objetivo de minimizar no plano 

internacional sua vinculav1io dependente em relavao ao Brasil. A possibilidade de incluir paises 

cujas politicas de ajuste eram consideradas "bern sucedidas" (como no caso do Chile) no bloco 

formado por tal pais, Canada e Mexico passou a ser utilizada, pela diplomacia argentina para 

tentar melhorar a posic;ao argentina nas negociaviies intra-bloco.I9 

No plano do discurso, apesar das divergencias, as autoridades procuraram 

apontar os resultados do comercio intra-MercosuJ20, visando com isto dissuadir os setores 

mais reticentes afetados pela assimetria das politicas economicas locais. Por outro !ado, a 

estrategia escolhida envolvia, tambem, a reafirmac;ao da vontade politica partir da adovao de 

medidas concretas para o cumprimento dos objetivos firmados em Assunc;ao na tentativa de 

amenizar os impactos sabre a credibilidade do processo diante dos impasses surgidos, e do 

Iento avan9o nas demais areas, caso da coordenac;ao de politicas macroeconomicas e do virtual 

abandono das iniciativas de coopera;;:ao cientifica e tecnol6gica. 

19 A partir disto, alguns membros do govemo passaram a manifestar publicamente (embora extra -

oficialmente), sen descontentamento com a instabilidade da ecnnomia brasileira, enfatizando que a hip6tese de 
ingresso em outros blocos comerciais poderia eventualmente se dar em detrimento da pennanencia argentina no 

Mercosul. 

20 Segundo a avalia(:ao de um ano da Assinatura do Tratado de Assmwao (publicada pelo jomal Gazeta 
Mercantil em fevereiro de 1992), feita pelo entllo chefe do Depanamento de lntegra<;ilo do Ministerio das 
Rela<;5es Exteriores e Coordenador do Mercosul no GMC Rubens Barbosa embora em detrimento de outras 
areas o crescimento do comercio, entre os quatro paises, no periodo de 1990-1991 foi da ordem de 25%. 
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Se, por urn !ado, na primeira fase da integraviio o desafio era superar a falta de 

participaviio dos setores empresariais e, portanto, seu ceticismo e ausencia no processo. Nesta, 

por outro !ado, seu maior grau de envolvimento passou a exigir, como condi9iio para a 

ampliayao dos neg6cios, dinamismo na resoluviio das contendas ocasionadas pela aceleraviio 

do cronograma de desgravas;ao tarifaria. Contornar as dificuldades significava, portanto, 

manter e facilitar o envolvimento daqueles que investiam na sub-regiao, notadamente as 

grandes empresas multinacionais. Para tanto optou-se pela ritpida elaboras;ao de urn detalhado 

cronograma geral de atividades que foi aprovado, ja no segundo encontro do Conselho do 

Mercado Comum realizado na regiao do Vale de Las Lefias na Provincia de Mendoza, entre os 

dias 26 e 27 de junho de 1992 (a lista das Decisoes aprovadas oeste encontro pode ser 

visualizada atraves do Quadro 2.2). 

No plano tecnico-administrativo, o cronograma VJsava orgamzar as tarefas 

necessarias para o cumprimento das disposi96es do Tratado de Assuns;ao e estabelecer os 

prazos para sua execus;ao pelos subgrupos de trabalho. Ao mesmo tempo, no plano 

diplomatico, o objetivo era dar a transparencia necessaria a formas;iio de expectativas 

favoniveis ao processo no horizonte de calculo empresarial. 0 fracasso da iniciativa 

contribuiria, diante da proximidade do periodo eleitoral nos dois principais paises, para minar o 

apoio do empresariado aos candidatos da situa9iio. Nas palavras do Sr. Rubens Barbosa: 

"0 cronograma de trabalho dara urn grande sinal de seriedade dos governos e uma 

estabilidade nas negocia{'oes. Mostrara tambem que havera continuidade nas negociafoes 

nos ultimos dais anos e meio que fa/tam para a criafi'io do Mercosul, periodo em que haver a 

eleifoes presidenciais na Argentina e no Brasil. A/em disto sera urn sinal para os investidores 

privados de que os governos estiio rat!ficanda o compromisso de forma{'fio de urn mercado 

comum e a irreversibilidade do processo. "(Gazeta Mercantil, 22 de junho de 1992) 

Apesar do prosseguimento da indefiniviio a respeito dos temas considerados 

mais importantes e polemicos (tais como as discussoes sobre carnbio, impastos e moeda), a 

reiteraviio da vontade politica procurou abranger outros campos, alem da economia e do 

comercio, visando, com isto, por termo as duvidas existentes quanto a definiyao do alcanee do 

processo de integras;iio. Assim, alem do cronograma, a cria9iio das Reunioes Especializadas de 

Meio Ambiente e Ciencia e Tecnologia, bern como o estabelecimento do Plano Trienal de 
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Educa"ao21 durante o encontro devem ser compreendidos nao como resposta a demandas 

locais, mas, na verdade, como urn "gesto de boa vontade". Ao mesmo tempo em que 

demonstrava cumprir, de modo meramente paliativo, o compromisso de constituir urn espa9o 

econ6mico mais amplo que uma zona de livre comercio; a estrategia, visava ganhar tempo 

enquanto na tentativa de encaminhar a soluvao das questoes relevantes para a continuidade do 

apoio dos setores empresariais. 

A estrategia, contudo, esbarrava em dificuldades de ordem conjuntural e 

estrutural. As primeiras, determinadas, principalmente, pelas diferen9as no ritmo da 

implementa<;ao das politicas de ajuste locais ( sobretudo no caso da Argentina onde tal ajuste 

havia exposto suas fragilidades mais rapidamente ). 

Dentre os t6picos previamente debatidos e aprovados durante o encontro 

apenas urn deles nao foi ratificado atraves de decisao do CMC, qual seja: a inclusao da 

chamada clausula democratica22 Originalmente concebida durante a prepara9ao do Tratado 

de Assun<;ao, a climsula acabou sendo descartada na reda<;iio final do acordo uma vez que a 

epoca tal amea<;a configurava-se uma hip6tese remota. Contudo, encaminhada pela Comissao 

Parlamentar Conjunta diretamente its Chancelarias a sugesHio foi bern recebida pelos quatro 

mandatitrios em funviio dos graves acontecimentos no cenitrio politico brasileiro envolvendo a 

esfera presidenciaL 

Tratava-se do aprofundamento das investiga96es sobre as denuncias de 

corrup9ao (levadas a cabo por uma Comissao Parlamentar de Inquerito ), a partir do qual 

desencadeou-se uma aguda crise politica, que culminou no afastamento, julgamento e 

finalmente na deposi<;ao Git no final de 1992) do presidente eleito. A ritpida adesao pelos 

demais chefes de Estado, portanto, mais do que uma salvaguarda representava uma 

manifestaviio velada de apoio ao col ega ( senao em rela9ao as acusa96es pelo menos quanto ao 

futuro do processo de integra<;ao ). Entretanto, a sugestao acabou sendo descartada dado que o 

21 Decidiu-se, ainda, que os paises-membros passariam a atuar ern bloeo junto a Aladi mantendo liberdade 

para firmar aeordos bilaterais desde que estes niio implicassem em perdas para os demais parceiros. 

22 Esta autorizava a exclusiio automatica do bloco de qualquer urn dos Estados participantes na eventualidade 

de rmm ruptura do sistema democnitieo, pelos demais membros, ate seu pleno restabelecimento. 
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gesto poderia ser interpretado como casuismo prejudicando a credibilidade do processo. Em 

Iugar disto, preferiu-se assumir uma atitude cautelosa o que acabou antecipando o 

descumprimento de muitas das atividades e prazos determinados pelo Cronograma de Las 

Lefias. 

Em vinte e oito de setembro de 1992, assume interinamente o vice-presidente 

Itamar Franco com a funyao de conduzir o pais durante a transiyao do poder ate a realiza<;:ao 

de novas elei<;:oes presidenciais marcadas para 199423. Apesar de ter composto uma alian<;:a 

vencedora, o novo presidente ao contrario de seu antecessor, cujo discurso de corte neoliberal 

se assentava sobre o condicionamento da moderniza<;:ao da economia a sua abertura, era urn 

politico cujas posi9oes eram consideradas tradicionais e comprometidas com nacional 

desenvolvimentismo. 

Temia-se a possibilidade de revisao dos pariimetros da politica de ajuste entre 

as diretrizes do governo interino, em particular do ritmo da abertura comercial implementada 

pela gestao Collor, o que significaria, a ruptura do marco de convergencia politica do 

processo. lsto, por sua vez, traria impactos negativos sobre as economias dos demais parceiros 

( sobretudo no caso do Plano de Conversibilidade argentino). Assim a Chancelaria brasileira, 

procurou prevemr o risco de descontinuidade do processo de integra<;:ao advertindo o 

presidente substituto que "qualquer reversiio no processo de integrar;iio sub-regional 

implicaria niio so uma delicada agenda de renegociar;oes a ser administrada no ambito 

propriamente sub-regional, entre os govemos dos quatro paises e seus respectivos 

parlamentos nacionais, mas igualmente uma mudanr;a politica fundamental na agenda de 

dialogo politico mantida no ambito externo com nossos principai.s parceiros intemacionais. " 

(..) "Niio havera a possibilidade de mudar o Tratado de Assunr;iio ou seu anexo pertinente 

ao programa de liberalizar;iio comercial, cujo artigo 1 r. tambem visa assegnrar o 

cumprimento do cronograma de desgravar:;iio. "24 

23 Prazo limite previsto para o cumprimento das atividades acordadas em Las Leilas) 

24 Transcri~ilo de um trecho do documento enviado ao presidente pelo ltamaraty feita pelo jornal Gazeta 

Mercantil em sua edi<;iio de 04 de setembro de 1992. 
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2.2 A Defini~;ao da Tarifa extema Com urn: govemos Menem na Argentina e !tamar 

Franco no Brasil (periodo 1992-94). 

Durante a terceira reuniao do CMC realizada em Montevideu em 28 de 

dezembro de 199225 (precisamente tres meses apos assumir interinamente e na vespera do 

julgamento do ex-presidente Fernando Collor), Hamar Franco procurou dissipar todas as 

duvidas, enfatizando que a politica economica de seu govemo procuraria manter urn padrao de 

relacionamento estavel com os palses do bloco. A orienta<;:ao mais geral do ajuste economico 

que marcou a convergencia necessaria para a continuidade da integrayao, portanto seria 

preservada. De acordo com seu discurso "Tenho afirmado freqiientemente e reiteradamente 

que nao surpreenderei nem nossa cidadania nem nossos parceiros comerciais com atos 

unilaterais, ou qualquer tipo de medida, que nao tenha sido antes amplamente debatida. ,. 

(Ata da 33
. Reuniao do Conselho do Mercado Comum) 

Apesar disto a defini<;:ao da Tarifa Externa Comum (TEC) teve que ser adiada 

em fun<;:ao da resistencia dos demais socios a proposta brasileira que procurava preservar 

tarifas de importa9ao mais elevadas para determinados setores de sua industria, tais como: 

bens de capital; quimica fina; automotivo; eletroeletronico, e; informatica26 Os setores 

industrials argentinas mais afetados pela integra9ao ( metalurgico, textil, calyados, papel e 

petroquimico) consideravam que a ampliac;ao do grau de abertura co mercia! garantiria uma 

dependencia menor em rela9ao aos fornecedores brasileiros. 

0 argumento era de que, devido ao atraso tecnologico da industria brasileira, o 

fornecimento atraves da importayao de outros paises mais desenvolvidos era preferivel pois 

afetaria menos a competitividade do bloco. Dito de outro modo, o empresariado de tais paises 

25 Neste encontro foram criadas a Renniao de Ministros da Agricul\ura e <>Foro do Setor Privado. 

26 Apenas nos casos de alguns setores oligopolizados Jiderados, de modo geral, por empresas transnacionais 

cujas estrategias competitivas convergiam para a adQ\Oiio de urn nivel de proteviio semelhante (tais como as 

graudes montadoras e setor de fiinnacos) e que tornou-se possivellevar adiaute as negocia<;iies. Tais estrategias 

podiam assumir duas vertentes Msicas: na primeira, as filiais procuravam priorizar o mercado interno de maior 

potencial reservando a matriz as exporta~iies regionais. De outro modo, poderiam a partir da obtcn9ii.o de 

financiamento e da abertura dos respectivos mercados de capitals .adquirir empresas latino-americanas. 

transferindo tecnologia, capital e autonomia decisi>ria as filiais. 
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negava-se a "financiar a ineficiencia" de alguns setores da industria brasileira mantendo-os 

protegidos27 A intensifica<;ao das pressoes locais, diante da eminencia da realizayao de 

elei<;oes tanto no Brasil, quanto na Argentina, tornou urgente para ambos os paises a 

necessidade de encontrar uma forma de defender os interesses das respectivas classes 

empresariais e ao mesmo tempo dar continuidade ao processo. 

Ao govemo argentino interessava a redu91lo das a!iquotas de importayao para 

OS bens de informatica e capita~ enquanto que para 0 Urugua~ alem dos ultimos, interessava a 

liberalizayao das importa96es de autom6veis, produtos quimicos e eletroeletronicos. 0 

governo brasileiro, por sua vez, insistia na tese de que os produtos pertencentes ao grupo de 

setores considerados sensiveis necessariamente mereciam protes;ao28, tanto por seu potencial 

em termos competitivos, quanto por motivos de natureza politica e estrategica, considerava-se 

que (..)"a voca<;iio do Brasil e nao retroceder para uma op<;iio primario-exportadora como a 

do Chile. 0 Brasil nao pode Abrir mao de participar da revolur;:ao na microeletronica, 

enquanto aos demais possivelmente isso nao intere.\:~e. A/em disto, a agenda macroeconomica 

ja esta sobrecarregoda no Brasil, num momento em que o aparato estatal esta degradado ·· 

(Prof Antonio Barros de Castro). 

Os negociadores brasileiros defendiam, ainda, a revisao dos requisitos de 

origem e propriedade intelectual sobretudo para a importayao dos bens produzidos pelos 

setores de informatica e e!etroeletronicos, visando desestimular e punir a conhecida pratica de 

triangulacao de mercadorias. Tratava-se, pois, de evitar o expediente pelo qual os produtos 

montados em urn dos paises-membros com componentes importados, a urn menor custo, de 

paises como ConJia e Taiwan pudessem ser comercializados junto aos demais sob condi96es 

privilegiadas. 

27 0 senhor Jorge Gaibisso (Chefe do Departamento Economico da Uniao das lndustrias Argentinas) enviou 

urn documenlo ao seu governo solicitando o adiamento do Mercosul. Os motivos alegados incluiam: a 

instabilidade brasileira, referindo-se a inllru;ao e ao deficit fiscal: a existencia de supostos subsidios. relativos 

aos custos da energia e!etrica e trabalhistas, e; a ausencia de coordena<;iio macroeconomica, no que diz respeito 

ao cambio, tarifas e impastos. 

28 0 Brasil propunha o estabelecimento da TEC em 1995 para a totalidade dos itens com tarifas 

compreendidas entre 0 e 20%. isto e sem exce<;Oes. 
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A despeito da posi<;ao mais dura de Paraguai e Uruguai, a Argentina, diante do 

esgotamento das vias usuais de consulta formal ( e infonnal) reciproca e de eleva<;ao das 

questoes para instancias maiores, propos a cria<;iio de urn foro especifico para resolver as 

pendencias comerciais: a Comissao de Comercio do Mercosul. Com isto as negocia<;iies 

obtiveram rolego ate que as condi<;:oes necessitrias para o estabe!ecimento de urn consenso 

pudessem estar amadurecidas. Somente na VI Reuniiio do CMC, realizada em Buenos Aires ( 4 

e 5 de agosto de 1994) e que isto tornou-se passive! com a aprovacao do "Projeto de Tarifa 

Externa Comum do Mercosul" (as demais decisiies aprovadas podem ser vistas no Quadro 

2.3). 29 

No campo da politica economica as negocia<;iies foram favorecidas pela ado<;ao 

de urn conjunto de medidas destinadas a estabiliza<;ao da economia brasileira a partir da 

indica<;1io do, ate entao Chanceler, Fernando Henrique Cardoso, em maio de 1993, para o 

Ministerio da Fazenda no BrasiL Em tennos de diagn6stico, partia-se da premissa basica de 

que alto gran de indexayao da economia, o chamado componente inercial da infla<;:ao, se 

constituia urn dos principais mecanismos de impulsao dos prevos. Assim sendo, a nova equipe 

economica deu inicio a uma estrategia que se aproximava itquela adotada anos antes pe!o 

governo Menem com o Plano de Conversibilidade o que foi de fundamental importancia para 

assegurar o equilibria e a convergencia entre os interesses !ocais. 

0 chamado Plano Real foi subdividido em tres etapas, a pnme1ra delas, 

programada para entrar em vigor ja no final de 1993, previa a implementav1io de medidas 

voltadas a desindexayao da economia e o inicio do ajustamento fiscal das contas publicas. A 

segunda fase havia sido agendada para ter seu inicio em mar90 de 1994, nela o govemo 

introduziu a Unidade Real de Valor (URV). Tratava-se de urn engenhoso instrumento 

destinado a indexar a moeda a partir da utilizaviio de uma tabela de aprecia<;:ao (em relavao ao 

d6lar americana) que servia com referencia obrigat6ria para o calculo oficial da inflavao e do 

valor dos contratos. lsto tomou possivel ao govemo desautorizar a utiliza<;ao dos inumeros e 

2 9 Para os produtos de infonm\tica e telecomunica<;oes a lista de exce<;iies inicial apresentada pelo Brasil, foi 

redtJZida de 200 para 24 itens cuja TEC deveria convergir para 16% em 2006, enquanto que para o caso dos 

bens de capital a tarifa convergiria para o patamar de 14% ate 2001. 
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diferentes indices existentes de tal sorte que a confian.;;a dos agentes na moeda e na condu.;;ao 

da politica econ6mica fosse paulatinamente restabelecida. 

A terceira etapa do plano entrou em vigor em julho de 1994 (isto e pouco 

tempo antes da realiza.;;ao da VI Reuniao do CMC) com a transforma<;ao da URV em moeda: 

o Real. 0 novo padril.o nascia assim com a fun<;ao de "ancora" monetaria cujo valor (referido 

ao d6lar americano) obedecia os limites inferior e superior eram estabelecidos atraves do 

mercado cambial sob a supervisil.o das autoridades monetarias. Para assegurar a confian.;;a na 

nova moeda foram incluidos limites trimestrais para as emiss6es do govemo. 30 Alem disto, 

procedeu-se urn congelamento dos pre<;os publicos aproveitando-se de ganhos fiscais obtidos 

entre 1993 e 94, sobretudo a partir da aprovac;ao do Fundo Social de Emergencia que 

centralizava 20% da arrecadavao de todos os impostos federais para a estabilizac;ao fiscal do 

governo3l 

0 govemo argentino que procurava enfatizar nas negociac;oes para defini-;:ao da 

TEC, de acordo com o Ministro Cavallo, que "parte do insucesso se deve a falta de 

coordenm;:ao entre Brasil e a Argentina" reagin com entusiasmo aos sinais de convergencia da 

orientac;ao na politica econ6mica intema brasileira ao admitir que "as medidas de Fernando 

Henrique Cardoso sao um ponto de partida para estabilizar a economia. '' (Min. Domingo 

Cavallo). No plano politico o apoio das classes empresariais argentinas a reeleic;ao de Men em 

dependia do sucesso do Plano de Conversibilidade, o que tomava importante o apoio as 

medidas de estabiliza.;;ao tomadas no Brasil, nao so para a continuidade da integra9ao em si, 

mas, principalmente, do ajuste econ6mico implementado naquele pais. 

Alem disto, de acordo com o discurso oficial, a valorizac;ao da taxa de cambio 

nominal da ancora monetaria brasileira tinha a funvil.o deter a eleva-;:ao da demanda intema ao 

contrario do Plano de Conversibilidade. Entretanto, Ionge de representar uma diferenc;a 

significativa, como nos mostra Batista (1996), tal fato relaciona-se mais a forma pela qual o 

30 Respectivamente: 7,5 bilhiles de Reais para 30109194; 8,5 bilhiles ate 31112, e; 9,5 bilhiles ate 03195. 

31 Somando-se a este, ainda, os ganhos obtidos com a Contribui~ao para o Financiamento da Securidade Social 

-CONFINS, Impasto Provis<irio sobre Movimenta,ao Financeira e com a redu,ao dos gastos sociais na 
previdencia e na remunerm;ilo dos servidores publicos. 
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Plano Real se inseriu no contexto politico-eleitoral intemo do que por sua eventual necessidade 

em termos estritamente econ6micos. 

De acordo com o autor, ela mostrou-se conveniente pois a estabilizayao dos 

preyos associada a reativa91io da economia inevitavelmente favoreceria o candidato oficial nas 

inten<;6es de voto. Sua fun<;:ao, portanto, era reduzir a infla<;ao ainda no primeiro tumo das 

elei<;:oes presidenciais, tornando-se deste modo o principal ponto de sustenta<;ao da candidatura 

(bern como da propria base de apoio do futuro govemo Fernando H. Cardoso), como segue: 

(. . .)"como se sabe, a criar;ao do real obedeceu a urn timing essencialmente politico, tendo 

sido realizada a tres meses do primeiro turno das eleir;oes presidenciais. Recorde-se que Luiz 

Iruicio Lula da Silva, do partido dos trabalhadores, liderava as pesquisas por larga margem 

ate junho. Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da fazenda, apoiado pelo govemo e 

identificado como artifice do programa de estabilizar;ao, tinha na nova moeda a sua 

principal arma ". (Batista, 1996) 

Com isto, o vetor de convergencia dos interesses locais foi assegurado pois a 

semelban<;a entre os processos de estabiliza<;ao abria, pela primeira vez, a possibilidade de 

realizar, de maneira semi-voluntaria, uma coordena<;:ao cambial entre ambos os paises. A 

aprecia<;:ao da moeda brasileira e a retomada do nivel de atividade certamente seriam 

acompanhados do aumento das importac;:oes, sobretudo as do setor primario, que pelos 

acordos firmados beneficiariam os exportadores do bloco. Por outro !ado, o candidato 

brasileiro havia tambem participado ativamente do esfor<;o de sustenta<;ao politica da 

integrac;:ao como Chanceler durante a gestao Itamar Franco, que, como visto, nao alterou o 

pacto liberal firmado pelo antecessor deposto e Carlos Menem. 

As ultimas pendencias comerciais foram eliminadas no setimo encontro do 

Conselho do Mercado Comum, realizado em 17 de dezembro de 1994, na cidade de Ouro 

Preto (a lista das decisoes aprovadas pode ser vista no Quadro 2.4). Nele foi assinado pelos 

Presidentes Hamar Franco, Menem, da Argentina, Wasmosy, do Paraguai, e Lacalle, do 

Uruguai o Protocolo que estabeleceu a estrutura institucional definitiva do bloco elaborado. De 

acordo com o discurso oficial "( ... ) a grande preocupar;llo foi remover obstaculos tarifarios e 

niio-tarifarios a livre circular;iio de hens, capitais e pe5:soas; bem como os elementos 
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incompativeis com o processo de integraqiio, constituidos na jase de industrializaqiio 

substitutiva" (Divisao do Mercado Comum do Sui do MRE) 

0 Protocolo de Ouro definiu como principais 6rgaos da estrutura institucional 

do periodo de transi<;iio para a Uniao Aduaneira: o Conselho do Mercado Comum (CMC); o 

Grupo Mercado Comum (GMC); a Comissao de Comercio do Mercosul (CCM); a Comissao 

Parlamentar Conjunta (CPC); o Foro consultive Economico-Social (FCES); a Secretaria 

Administrativa do Mercosul (SAM)32 Tal estrutura e complementada ainda pelos seguintes 

6rgaos tecnicos (que podem ser melhor visualizados no Quadro 2.5: Reuni5es de Ministros; 

Subgrupos de Trabalho; Reuni5es Especializadas, e; Grupos Ad Hoc. 

Vale a pena destacar dentro desta estrutura o CMC eo GMC. 0 primeiro e por 

excelencia o principal 6rgao do Mercosul cabendo-lhe o papel da condu<;i'io politica do 

processo de integra<;ao e a tomada de decisoes. Integram o CMC os Ministros das Rela<;oes 

Exteriores e os Ministros da Economia. A coordena;;:ao de suas reunioes e feita pelos 

Ministerios das Rela<;oes Exteriores que podem convidar, para de!as participar, outros 

~~ 

Ministros ou autoridades de nivel ministerial.-' -1 

0 Grupo Mercado Comum, por sua vez, e o 6rgao executive do Mercosul 

composto por quatro membros titulares e quatro altemos por pais, designados por seus 

govemos. 0 orgao e integrado necessariamente por representantes dos Ministerios das 

Rela<;oes Exteriores cujas atribui;;:oes incluem a de coordena<;iio do GMC, dos Ministerios da 

Economia ( ou equivalentes) e dos Bancos Centrais34 

32 Sendo que destes o CMC, o GMC e a CCM sao de natureza intergovernamental. 

33 Sao atribuigiies do CMC: fazer cumprir o Tratado de Assun""-o, seus Protocolos e acordos; fonnular 
politicas; ser o titular da personalidade juridica do Mercosul: negociar e fim1ar acordos com terceiros paises, 

grupos de paises e orgauizagiies intemacionais; avaliar as propostas enviadas pelo GMC; criar reunioes de 
ministros e avaliar os acordos por elas remetidos; criar ,modificar ou exiinguir orgilos; esclarecer o conteudo e o 
alcance de suas decisOes; nomear o Diretor da Secretaria Adm.inistrativa do Mercosul: tornar DecisOes em 

materia financeira e on;amentaria, e; homologar o Regimento lntemo do Grupo Mercado Comum. 

34 As fum;iies do GMC sao: cumprir o Tratado de Assum;ao, seus Protocolos e acordos: enviar projetos de 

Decisao ao CMC; cumprir as Decisiies do CMC: elaborar programas de trabalho: criar. modificar ou extinguir 
6rgiios tais como subgrupos de trubalho e reuniiies especializadas~ avaliar as propostas on recomenda~lies 
submetidas pe!os demais 6rgiios do Mercosul dentro de suas atribui>iies; negociar, por delega<;ao expressa do 

CMC acordos com terceiros paises. grupos de paises e organismos intemacionais: aprovar o on;amento e a 

33 



Cabe tambem ao GMC, dentro desta estrutura, a definic;ao, atribui9ao e 

coordenayao das atividades dos subgrupos, comissoes ad hoc e reuni5es especializadas. 

Intemamente, por outro !ado, os diversos dos grupos tecnicos, de acordo com o Artigo 24° do 

capitulo VI do Regimento Intemo do GMc,35 devem ter sua coordenacao "realizada em 

forma de rodizio e por ordem alfabetica dos Estados Partes" (Regimento Intemo do GMC, 

1991). Finalmente, no caso do setor privado ficou estabelecido pelo Artigo 26° que "os 

subgmpos de traba/ho e as comissoes poderao desenvolver suas atividades em duas etapas, 

uma preparatoria e outra decisoria. Na etapa preparatoria, os subgrupos de trabalho 

poderiio solicitor a participar;iio de representantes do setor privado. A etapa decisoria estarir 

reservada exclusivamente aos representantes de cada Estado Parte. ,_. (Regimento Interno do 

GMC, 1991). 

Alem de atribuir personalidade juridica necessaria it representacao intemacional 

nas negociac5es com terceiros paises ou blocos, vale a pena destacar que o encontro de Ouro 

Preto aprovou em carilter definitive os principais temas relativos ao comercio que haviam sido 

previamente encaminhados durante a reuniao anterior do CMC. Assim foi estabelecido o 

"C6digo Aduaneiro do MERCOSUL que regulamenta o despacho e a valoravao aduaneira 

diante de sua entrada em vigencia no inicio de 1995 36 

presta¢o de contas anWll da Sccrctaria Administrativa do Mercosul;. adotar Resolu9i)es no ambito financcira e 

or9amentaria, orientadas pe\o CMC; snbmeter ao CMC sen Regimento lnterno; organizar as reunires do 
Conselho do Mercado Comum e preparar os relat6rios e estudos par este solicitados; eleger o Diretor da 

Secretaria Administrativa do Mercosut supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa do Mercosul, 
e; homologar os Regimentos lnternos da Comissao de Comercio e do Foro Consultivo Economico-Social. 

35 Aprovado pclo decreto MERCOSUL/CMC/DEC N. o 04/199! 

36 A Tarifa Ex"terna Cornum foi aprovada para a todas as pautas tarifarias, assim como. as listas de exce~;res 
que deverao convergir para uma tarifa comum em 2001 periodo em que as aliquotas nacionais pcnnaneccrn 

vigentes a exceciio do setor de bens de capital para o qual a convergencia deveni ser gradual ate urna TEC de 
14% uo prazo maximo de 200 I para o Brasil Uruguai e Argentina e 2006 para o Paraguai. Quanto aos 
requisites cspccificos de origem (Regime de Origem), no caso dos bens de capital, o Brasil acabou cedendo em 
relru;iio a sua proposta inicial de um indice de uacionaliza¢o de 80% admitindo ao inves disto um patamar da 
ordem de 60%. Foram aprovadaK tambem, as bstas de produtos sujeJtos ao "Regime de Adequa~o~~ (29 

produtos para o BrasiL 22\ no caso da Argentina, 417 para o Paraguai e 950 itens par o Uruguai}, isto e que 
na:o gozam de prefen}ncia tarif8ria no bloco. Tais listas deveri!o convergir no prazo de quatro twos pam o Brasil 

e Argentina e cinco para os demais palses-membros. No caso dos setores a<;ucareiro de interesse argentino e 
automotriz foram criados Comites TCcnicos para definir um regime oornum para o bloco (que vigorani a partir 

de janeiro de 20l\Q no caso do segundo). 
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Apesar da convergencia das politicas economicas locais de Brasil e Argentina 

que possibilitou o encaminhamento das questoes comerciais mais urgentes, diversos aspectos 

relevantes, contudo, permaneceram indefinidos. Entre eles vale destacar: o tratamento dos 

subsidios ao setor agricola; a harmoniza<;ao das legisla<;i:ies trabalhistas; a elimina<;ao das 

barreiras nao tarifarias;.a elaborayiio do C6digo de Defesa da Concorrencia, e principalmente; 

o tratamento das politicas publicas que "distorcem a competitividade" ( tributaria, crediticia, e 

de compras governamentais)37 Caberia, portanto, aos governos consolidar o marco de 

convergencia liberal, sem o qual a reitera<;ao da vontade politica quanto it integra<;ao poderia 

sofrer novo reves. 

2.3 Governos Menem na Argentina e Fernando H. Cardoso no Brasil. 

(periodo 1995- 1996) 

Fernando Henrique Cardoso participou do encontro na qualidade de presidente 

eleito do Brasil por ter obtido a maioria dos votos vi!lidos ja no primeiro tumo das elei<;i:ies 

realizadas em outubro de 1994. As metas gerais38 da agenda politica do novo govemo nao 

apresentavam diferen<;as relevantes em rela<;ao as que haviam sido privilegiadas desde 

Fernando Collor. 

A sintonia das politicas economicas enfraqueceu as criticas do empresariado 

argentino ao mesmo tempo em que as queixas eram deslocadas para urn foro tecnico, a CCM, 

desobstruindo os canais politicos. Entretanto, mudanyas no cemirio intemacional logo 

exibiriam a fragilidade do arranjo. Em primeiro Iugar, tensoes comerciais surgiram entre o 

3? Neste caso, a Comissao de Cornercio do MERCOSUL foi instruida a criar urn comite tecuico destinado a 
identificar as medidas, no ambito de politicas publicas, capazes de distorcer as condi9i)es de competitividade no 

bloco. 

38 Entre tais diretrizes vale a pena destacar, a!Cm da continuidade do Plano Real: a redu9ao dos gastos do setor 

publico, notadamente atraves da privatiza<;ilo das ernpresas estatais federais e das despesas de custeio: a 

moderniza9fio do parque industrial; o crescimento da economia a uma taxa, estimada pelas autoridades. de 7% 

do PIB ao ano, e; a manuten<;ilo da abertura aos fluxos de bens e capitais intemacionais. 
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Brasil e os EUA, a partir das ameat;as deste ultimo de empregar mecanismos de sant;oes39 

contra a exportat;ao de materiais e tecnologias de uso dual e a inexistencia de lei de patentes 

(notadamente o caso da industria farmaceutica). Oficialmente para o Itamaraty esta atitude foi 

perc.ebida como resultado do compromisso eleitoral, assumido na campanha do candidate 

eleito Willian Clinton, de proteger set ores estrategicos da economia americana (como por 

exemplo biotecnologia, quimica e farmaceutica). 

Na verdade, a diplomacia brasileira nao descartava a hip6tese alternativa de 

que, mars que uma questao meramente comercial, o novo governo americano buscava 

reafirmar seu papel de lideran<;a na integravao continental. Para o Ministerio das Relavoes 

exteriores a preocupayao no centro hegemonico era com a ampliavao da base politica e 

diplomittica do Brasil na America do Sui. Tratava-se da consolidavao do Mercosul e do inicio 

da montagem, ao norte na bacia do Rio Amazonas (Venezuela, Colombia e Bolivia), de urn 

conjunto de acordos que incluiam transferencia de tecnologia, exploravao de hidrovias, a;;:oes 

conjuntas para o meio ambiente e de comercio setorial. 0 objetivo era o de estabelecer urn 

arranjo juridico capaz de criar condivoes para a formavao de uma Area de Livre Comercio Sui 

Americana (ALCSA) tal qual proposta em outubro de 1993 pelo presidente !tamar Franco40 

Para o governo argentino, a iniciativa msptrava cautela jit que sua politica 

externa, procurava se pautar por uma aproximavao junto ao centro dinamico. A posi<;;ao 

brasileira, por sua vez, reivindicava a equivalencia, no plano geopolitico, da lideranva 

economica exercida na regiao atraves de uma postura de nao alinhamento automatico com os 

EUA41 Assim, ainda que o eventual ingresso no NAFTA nao se constituisse urn objetivo 

explicito da politica extema argentina (como alternativa ao Mercosul), admitia-se tacitamente 

39 Tratava-se, pois da aplica~ao da Section 30 l da Lei Comerdal Americana (Super 301) que facnl\ava ao 

goven10 dos EUA o emprego de medidas protecionistas como forma de retalia9io contra pnlticas de comercio 

julgadas desleais, segundo os criterios estabelecidos per aquele pais. 

40 De modo semelhante ao e>q'lediente utilizado no processo de integrru;iio do cone Sui, a iniciativa poderia 

contar com o amparo juridico da Aladi. atraves do Tratado de Montevideu, conferindo-lhe base legal em 

eventuais contendasjunto a OMC. 

41 Atestam este fato, algumas iniciativas do governo argentino no campo das relag5es internacionais tais como: 

a postura adotada nos casos da invasao do Haiti, e; do envio de tropas para as opera<;Oes realizadas no Golfo 

Persico ap6s a invasiio do Kuwait pelo !raque urn dos principais parceiros no comercio de annamentos 

brasileiro. 
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uma negociac;ao paralela, o que contribuiria, para elevar seu poder de barganha politica no 

Mercosul. 

Em segundo Iugar, em dezembro de 1994 uma profunda crise de liquidez no 

mercado financeiro internacional, desencadeada pela maxidesvalorizac;ao da moeda mexica.'la, 

expos a fragilidade das politicas de estabilizayao locais. Como resultado a abertura comercial 

nos principals paises teve que ser revista, fragilizando, assim o fra~:,>il consenso negociado 

dentro do processo de integrao;:ao. Porem urn encontro das equipes econ6micas de ambos os 

govemos realizado em fevereiro para avaliar seus impactos concluiu " que o caso do Mexico e 

parte de um processo maior, decorrente da integrw;:iio dos mercados financeiros e da 

elevm;iio da taxa dejuros nos Estados Unidas. "(}J11baixador Sergio Amaral) 

' 
0 objetivo imediato foi o de evitar a generalizao;:ao de urn ambiente de incerteza 

na opiniao publica em relacao aos instrumentos empregados, tanto na Argentina quanto no 

Brasil, para a estabilizacao de pre<;:os. Tratava-se, portanto, de dissimular a extrema 

dependencia dos fluxos de capital intemacionais para a formacao das reservas empregadas 

avidamente como meio de neutralizar, na medida do possivel, os efeitos sobre o Balanco de 

Pagamentos dos deficits comerciais cronicos ocasionados pela abertura imprudente e, ao 

mesmo tempo, assegurar os recursos indispensaveis para honrar o pagamento do servico das 

dividas extema e interna. 

0 drastico refluxo dos recursos utilizados para a forma<;ao de reservas 

internacionais,42 a partir da propaga<;:ao dos efeitos da crise logo tomou-se irreversivel. Na 

Argentina, de acordo com Batista (1994 ), o nivel de reservas passou de urn montante estimado 

em US$ 16 bilhoes para cerca de US$ 13,5 bilhoes, obrigando o governo a elevar a taxa de 

juros ate o patamar de 22% e a recorrer, ainda em abril, a urn emprestimo de emergencia da 

ordem de US$ 11 bilh6es43. Muito embora, o volume de reservas acumuladas no Brasil (39,5 

42 Para a cobertura dos prejuizos ocorridos no mercado de capitals do Mexico e C{)mo resultado da reversiio das 

ex-pectativas de lucros geradas pelo alto risco das aplica<;iies de curto prazo em economias com caracteristicas 

semelhantes tais como a brasi!eira e argentina. 

43 Do total negociado. US$ 4 bilhiies deveriam ser obtidos atraves de ganhos fiscais e os US$ 7 bilh5es 

restantes junto a institui<;Oes financeiras, assim distribuldos: US$ 2,4 bilhiies cedidos pelo FMJ; duas cotas de 

US$ 1,3 bilhiies pam o BIDe Banco Mundial. e: US$ I bilhilo,Junto a urn cons<ircio de 34 ins!itui,iies privadas 

lideradas pelo Citycorp e Deutch Bank. 
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bilhOes em fins de 1994 segundo dados do BACEN) dispensasse o recurso a tal expediente, a 

magnitude do imp acto da crise nao passou, em absoluto, despercebida ja que em abril de 1995, 

confonne Batista (1994), registrava-se uma queda da ordem de 29,9%. Como resultado a 

equipe economica passou a controlar o credito atraves do aumento dos juros reais para 

melhorar a conta de capitais e reduzir o nivel de atividade com o objetivo de melhorar a 

situao;ao da balant;a comercial e impedir a retomada da infla<;ao. 

Contrariando o diagnostico oficial, o govemo argentino (em mar<;o de 1995) 

propos ao Brasil uma eleva<;ao linear da TEC em tres pontos percentuais para todo o universo 

de produtos por ela abrangido para tentar preservar a Lei de Conversibilidade e a estabilidade 

dos pre<;:os ate as elei~toes presidenciais marcadas para o mes de maio ( e que resultariam na 

ree!ei~tao do presidente Carlos Menem). A partir desta brecha, o govemo brasileiro procurou 

negociar a revisao das preferencias anteriormente concedidas aos parceiros do bloco atraves da 

solicita~tao de inclusao de mais cento e cinquenta produtos em listas de exce<;oes. 0 objetivo 

era o de assegurar o abastecimento intemo atraves da redu9ao das aliquotas de importayao 

para insumos basicos e demais produtos cuja elevayao dos pre9os poderia repercutir de forma 

negativa sobre o indice de infla<;ao. Para os demais membros do bloco exceto Paraguai, por 

outro !ado, a inclusao significaria ( caso as aliquotas viessem a zero) a perda do status de 

parceiros privilegiados no acesso ao mercado intemo brasileiro. 

Pesava na avaliao;ao, sobretudo dos negociadores argentinas, o argurnento de 

que haveria perda de cornpetitividade no principal setor exportador, o de alirnentos, no caso de 

uma eventual instala<;ao de plantas de terceiros paises no Brasil durante o periodo de vigencia 

da medida. Isto, por sua vez, poderia comprometer parte da estrategia de recupera~tao da crise 

que se apoiava na gerayao de saldos comerciais que compensasse a redu9ao da entrada de 

capitais. 0 consenso foi obtido corn o compromisso brasileiro de que nenhuma aliquota dos 

produtos incluidos na TEC deveria ser menor que 2% para urn total de sessenta e quatro 

produtos, alern disto concedeu-se o direito ao govemo argentino de retomar a utilizavao da 

chamada taxa estatistica de 3% sobre a TEC. 

38 



Contudo, as divergencias nesta materia estavam Ionge de se encerrar pois, numa 

atitude unilateral, o governo brasileiro aumentou as aliquotas para as importa<;oes de veiculos, 

contrariando com isto urn acordo anterior firmado pelo substituto de Fernando H. Cardoso no 

Ministerio da Fazenda, Ciro Gomes com a Argentina44 Tal acordo havia sido selado visando 

contribuir para a estabilidade dos prevos durante o periodo de campanha eleitora!. Porem, 

quando os efeitos da crise se tornaram evidentes a op<;:ao do govemo brasileiro de conter a 

demanda intema se deu em detrimento do arranjo intra-bloco. 

Para os argentinos isto contrariava a Decisao n" 29 do CMC a qual proibi que 

medidas desta natureza sejam intemalizadas nos regimes nacionais em prejuizo do comercio 

intra-zona. Para contornar a crise, o Brasil comprometeu-se a isentar do aumento as 

importa<;:oes intra-b!oco. Isto, contudo, gerou protestos de outros parceiros comerciais junto a 

OMC que culminaram na condenacao do pais e na retirada do sistema de colas de importayao. 

Assim mesmo foram mantidos os dispositivos de incentivo que vinculavam a performance das 

exporta<;oes a das importal(5es. 

Mais que urn mero ajuste de natureza conjuntural e preventiva, portanto, a 

reabertura neste contexto das negocia<;:oes entorno da TEC e dos regimes especiais como o 

automotriz, representava urn importante reves ao dificil consenso anteriormente estabelecido. 

Tratava-se, pois, do reconhecimento tacito das autoridades de ambos os !ados, de que, diante 

da reversiio no cemlrio extemo, marcada pelo aumento da desconfian<;:a em relaciio a 

consistencia das medidas de estabiliza<;:ao, tornava-se imprescindivel uma corre<;ao do ritmo e 

intensidade dos processes locais de abertura. 

Apesar de todos os esfor<;os foi somente a partir da queda dos juros no 

mercado financeiro internacional que a crise pode ser contida. Contribuiu para isto, aind~ a 

pronta rea<;iio do executive americano que intercedeu junto ao legislativo daquele pais em 

favor da aprova<;:ao de urn emprestimo ao Mexico em carater de urgencia da ordem de US$ 50 

bilhoes, foram exigidas, ao governo mexicano, contra a garantia das reservas de petr6leo do 

pais. 

44 0 acordo foi selado sem que o pais tivesse elaborado previamente u..m regime automotriz como o argentino. 
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A "normaliza'tao" da economia mexicana seguiu-se a retomada dos f!uxos de 

capitais para os paises da sub-regiao. Conforme Batista (1996), a partir disto o ingresso de 

capitais, no caso do Brasil, passou a superar o deficit em conta corrente e as reservas voltaram 

a crescer45 ultrapassando em 6 bilhoes o volume anterior a deflagra'iao da crise mexicana, 

alem disto o indice de inflaviio passou de 2% no segundo trimestre para l ,3% no quarto. No 

caso da Argentina a paridade em rela<;:ao ao dolar americana pode ser mantida embora ao 

custo de uma profunda recessao que teve como principais conseqiiencias a instalav1io de uma 

crise bancaria sem precedentes, o aumento do desemprego para o patamar de 20% da 

populavao economicamente ativa e uma queda acumulada do PIB da ordem de 4,4% ao final 

de 1995. 

Superados os constrangimentos mms imediatos associados ao custo dos 

processos de estabilizaviio locais, em meio ao contexto de crise financeira internacional, 

novamente o processo de integravao pode ser retomado. Entretanto, os impactos da crise se 

traduziram na paralisayao do encaminhamento das decisoes relativas a regula<;:iio de 

importantes temas para a conforma.;:ao definitiva da Uniao Aduaneira. 

De fato, ate o final de 1995 o protocolo de Ouro Preto sobre aspectos 

institucionais ainda nao havia sido aprovado por todos os legislativos locais, alem disto outros 

temas de relevancia continuavam sem defini<;:iio em alguns paises por motivos adversos. Sao 

tambem exemplos disto: a nao incorpora.;:ao pelo Brasil do Regime de Adequaviio; a 

posterga.;:ao das decisoes aprovadas sobre restrivoes nao-tarifarias pelos quatro socios por 

falta de harmoniza<;iio das normas tecnicas e sanitarias; as dificuldades para a defini.;:ao das 

listas de exce<;:ao a TEC necessarias para a implementa.;:ao do Regime de Origem do Mercosul; 

a demora na aprova<;iio do C6digo Aduaneiro do Mercosul na Argentina, Brasil e Uruguai; o 

nao cumprimento do prazo para identifica.;:ao das politicas publicas que distorcem a 

competitividade devido ao atraso do fornecimento de informa<;:oes, e a prorroga.;:ao do prazo 

para elaborav1io do Codigo de Defesa da Concorrencia e do Consumidor. 

45 Segundo o Autor o pais voltou a apresentar urn supenivit em sua conta de capital que atingiu a cifra de US$ 

23A bilhilesja no segundo semestre de !995. 
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A crise, portanto, praticamente paralisou a intemalizavao de algumas das mais 

importantes medidas pactuadas entre os Estados-Parte em fi.mvao das preocupa9oes locais. 

Para tentar atenuar, de forma apenas paliativa., tal desgaste, durante o nono encontro do CMC, 

realizado na cidade de Punta del Este nos dias 06 e 07 de dezembro de !995, foi aprovado o 

assim denominado programa Mercosul2.000. 

A despeito do entusiastico discurso oficial, contudo, sua repercussao foi bern 

mais modesta que a do Cronograma de Las Lefias. A principal razao para isto foi a reversao 

das expectativas do empresariado em funvao da significativa perda de confianva reciproca 

diante dos sinais de instabilidade economica e da ado91io de medidas de corte restritivo para 

combater os efeitos da crise em cada pais da sub-regiao. Por outro lado, com o fracasso no 

cumprimento da maior parte das metas estabelecidas em Las Lefias as autoridades procuraram 

nao especificar em detalhes as tarefas pendentes, nem tao pouco fixar datas rigidas para sua 

consecuvao. Por objetivo, neste sentido, definiu-se para o programa "aproftmdar a integra9iio 

atraves da consolidayiio e ape;:feiyoamento da uniiio aduaneira e a inser9iio regional e 

internacional do Mercosul ". 

A partir do exposto pode-se afirmar que, a despeito da diferen<;:a no ritmo e na 

intensidade das politicas de ajuste nos dois principais paises, assegurar a continuidade do 

processo de integracao continuava mostrando-se conveniente para melhorar sua posiviio 

relativa frente a comunidade intemacional. 0 projeto Mercosul obteve relativo sucesso na 

medida em que as Chancelarias lograram desobstruir o avans;o das negociav5es, toda vez que 

isto mostrou-se necessario, ao postergar o debate sobre os temas mais polemicos e, ao rnesmo 

tempo, assegurar o dialogo entre os governos locais atraves do envolvimento direto de seus 

rnandatarios. 

0 inegavel exito no campo comercial contribuiu para reforvar a credibilidade 

das medidas de ajuste e abertura adotadas intemamente pelos respectivos governos. Assim, 

apesar das pendencias existentes nas demais areas ( e mesmo no ambito comercial), isto acabou 

por reforc;;ar a dire<;ao do processo assirn como a retorica do discurso diplomatico que 

procurava minimizar sua importancia. Na fase de consolida<;:iio do processo, portanto, o 

crescente envolvirnento dos setores empresariais, sobretudo no tocante a estrategia das 
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corpora<;oes transnacionais, processou uma importante mudan<;a no ambiente da integra<;iio, 

antes dominado apenas pela l6gica dos interesses politicos e diplomaticos dos govemos locais. 

Para a coopera<;iio em C& I, de tal se refletiu na perda de importancia de seu 

papel do ponto de vista politico e diplomatico, dentro da agenda de negocia<;:oes, ja que a 

presen<;a dos setores empresariais nao exibe qualquer interesse nesta direcao, mas exige a 

defesa dos interesses locais afetados pela acelera<;iio do processo de liberaliza<;iio comercial. 

Dadas as assimetrias das estruturas industriais preexistentes, os impactos sobre os fluxos 

comerciais, oriundos do descompasso entre os interesses e politicas locais passaram, cada vez 

mais, a demandar a concentra<;iio de vontade politica e do esfor<;o comum de regula<;iio 

exclusivamente nesta dire<;iio. Deste modo, a agenda associada a tais passou a ser, na pratica, a 

principal (seniio \mica) fonte de hierarquiza<;iio do processo de tomada de decisiio. 

A partir dos governos de Co !lor e Menem, o processo alinhar -se com a 

tendencia a reducao do papel dos estados locais na formula<;iio de politicas industrial e 

tecnol6gica ativas. 0 ambiente da integra;;ao passou, portanto, por uma transforma<;ao, em 

rela<;iio a primeira etapa, na qual assumiu papel central a "politica de competi;;ao", 

representada sobretudo pela reducao do cronograma de desgrava<;iio tarifaria. Por outro !ado, 

a "politica de competitividade" passa a se concentrar exclusivamente nas negocia<;oes que 

envolvem a regulacao deste ambient e. 46 

Feitas estas observa<;oes vejamos a seguir isoladamente como os temas de 

ciencia e tecnologia foram encaminhados ao Iongo do processo de integra<;iio. 0 objetivo e 
mapear, detalhadamente, quais foram as atividades realizadas, as instancias envolvidas, bern 

como os resultados alcanyados em termos da coopera<;iio, estritamente na esfera das 

instituicoes publicas, entre os paises do bloco. No processo de consolida<;ao do Mercosul a 

prioriza<;iio das questiies econ6micas e comerciais significou nao s6 o deslocamento para 

segundo plano da preocupa9iio com tal campo, mas tambem tomou remota a possibilidade de 

viabilizar a coopera<;iio ao tentar transferir a responsabilidade por novas iniciativas para a 

esfera privada. Assim, se, no inicio da integraviio, tal area possuia importancia do ponto de 

46 Aqui novamente. os conceitos de "politica de competi<;iio" e "politica de competitividade". adaptados ao 

contexto da integra<;iio. foram extraidos do Erber (1992). 
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vista diplomatico e estrategico, seu papel atual limita-se a estrategia de marketing politico

diplomatico do bloco. 
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Segumla Parte 

Capitulo 3 

C&T no Processo de lntegra~iio 

3.1 Antecedentes da coopera~iio oficial em C&T entre a Argentina e Brasil 

(periodo 1980 a 1985) 

No caso do cone sui a coopera<;ao oficial, no ambito federal, no campo da 

ciencia e tecnologia iniciou-se, no plano bilateral entre Brasil e a Argentina, a partir do 

estabelecimento do Acordo de Coopera.;:ao Cientifica e Tecnol6gica e do Convenio para 

Coopera.;:ao Nuclear Argentino-Brasileira firmado em 17 de maio de 1980. Desprende-se da 

leitura dos documentos originalmente firmados algumas observac;oes importantes. No caso do 

segundo, previa o treinamento de tecnicos, troca de informac;oes necessarias para a fabricac;ao 

de componentes, proteyao de material nuclear, explorac;ao de uranio, seguranc;a nuclear, 

fornecimento de uranio enriquecido do Brasil para as instalac;oes argentinas e a busca de urn 

posicionamento comum frente as pressoes intemacionais relativas ao uso da energia nuclear 

para fins belicos. 

Tal acordo, em uma area tradicionalmente considerada como de "seguran<;a 

nacional" pressupunha urn grau de confian<;a reciproca, inedito ate entao, no relacionamento 

entre os governos militares da Argentina e do Brasil. Assim sendo, seu estabelecimento indica 

tambem urn ponto de inflexao nas relac;oes diplomaticas entre os dois paises. Na verdade, sua 

assinatura foi urn gesto exclusivamente de natureza politica, uma vez que nao existiam 

demandas sociais concretas nesta direc;ao. Os convenios visavam a cumprir, do ponto de vista 

das relac;oes exteriores, a dupla func;ao de arrefecer as resistencias a aproximac;ao dentro da 

hierarquia militar e, ao mesmo tempo, de responder as criticas da comunidade internacional 

quanto as finalidades dos respectivos programas nucleares. 

0 Acordo de Cooperac;ao Cientifica e Tecnol6gica, por sua vez, VJsava a 

envolver a esfera academica civil como forma de assegurar uma maior amplitude para os canais 
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de diil.logo abertos. A participavao de institui9oes cientificas deveria refor9ar os objetivos da 

iniciativa no campo militar. Tal participayao incluia o intercambio de informayoes e 

especialistas, criavao de programas e projetos de P&D e criavii.o ou uso compartilhado de 

instalayoes de pesquisa. Alem disto, e em conformidade com o perfil dos investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento rea.lizado em ambos os paises, o financiamento das atividades era 

efetuado atraves do aporte de verbas publicas47 

A administra<;ii.o dos acordos deveria ser levada a cabo pelos respectivos orgaos 

Jocais de C&T, desta forma foi criada a Comissao Mista de Ciencia e T ecnologia para a qual o 

govemo brasileiro designou como entidade responsavel o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CJ'.J1'q), e o govemo argentino a Secretaria de 

Estado de Ciencia e Tecnica (SECYT) juntamente com o Conselho Nacional de Pesquisas 

Cientificas e Tecnicas (CONJCET). Estas entidades eram responsaveis pela considerayii.o dos 

temas acordados, exame das atividades desenvolvidas e elabora.;:ii.o de sugestoes aos govemos 

para o aperfei.;oamento destas. Fina.lmente o Acordo determinou que as areas e demais 

detalhes dos programas e projetos deveriam ter sua defini.;ii.o realizada atraves dos assim 

denominados Ajustes Complementares. 

Entre agosto do mesmo ano e novembro de 1985, atraves de tais instrumentos 

outras areas foram incorporadas ao acordo inicial. Assim, em 15 de agosto de 1980, foram 

incluidas as seguintes areas: comunica<;:6es; pesquisa agropecuitria; reflorestamento e direito 

florestal; metrologia, norma!iza.;ao e controle de qualidade industria.!; pesquisa cientifica e 

tecnologica. Em 20 de outubro de 1983 foi incluid!lo tambem, a area de atividades espaciais e, 

em 10 de outubro do ano seguinte, a de sanidade vegetal. 0 ultimo ajuste se deu em 30 de 

novembro de 1985 para a incorporat;ii.o da area de biotecnologia. 

3.2 Os acordos de coopera~iio cientifica e tecnologica do PICE 

(periodo 1986/89) 

4 7 lsto niio excluia a possibilidade de participa<;ao de entidades privadas. 
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Os protocolos do Programa de Integra<;ao e Coopera<;ao Economica, firmado 

nas gestoes Alfonsin e Samey, incorporaram e ampliaram os acordos preexistentes no campo 

da ciencia e tecnologia, quais sejam: N.0 9 Biotecnologia (Buenos Aires, 29/07/1986); N.0 11 

Informa<;ao Imediata e Assistencia Redproca em Casos de A96es Nucleares e Emergencias 

Radiologicas (Buenos Aires, 29/07/1986); N.0 12 Coopera<;ao Aeronitutica (Buenos Aires, 

29/071!986); N. 0 17 Coopera9ao Nuclear (Brasilia, 10/12/1986). Com exceyao deste ultimo, 

para o qual nao havia precedente, os demais documentos podem ser considerados como 

desdobramentos dos acordos estabelecidos em 1980, ainda durante a vigencia dos govemos 

militares. Conforme o discurso diplomatico, o objetivo era o de "(..) agregar recursos 

humanos e financeiros nos projetos que exigem pesquisa e desenvolvimento, particularmente 

em setores de ponta como informatica, biotecnologia, aeronautica e nuclear" (Neto, 1991 ). 

Os acordos procuraram acompanhar o perfil geral dos investimentos em ciencia 

e tecnologia que tradicionalmente, nos palses da regiao, sao de responsabilidade da esfera 

publica (que inclui universidades, centros de pesquisa e empresas estatals) e abrangiam tanto a 

coopera<;iio no campo militar, quanto civil. No caso da primeira, que incluiu as areas nuclear e 

aeronautica, sua importiincia decorre, segundo Cavagnari (1988), de seu significado para a 

aproximayao das for9as armadas de ambos os paises e para seu comprometimento com o 

retorno da democracia. Foi favorecida, portanto, pela ado91io do novo referencial geopolitico 

que fez diminuir a importancia da hipotese de conflito entre Argentina e Brasil no planejamento 

da estrategia militar. 

A cooperayao, ao neutralizar a resistencia historica entre os militares dos dois 

!ados, contribuia para fortalecer a restaurayao dos regimes democraticos o que, por sua vez, 

assegurava a vontade politica de dar sequencia ao projeto de integra<;ao. Tratava-se, portanto, 

de urn gesto que procurava assegurar os principais avan9os ate entao obtidos, como forma de 

manter o apoio intemo necessario tanto a amplia.;:ao dos canais de dialogo existentes, quanto a 
sua amplia.;:ao a partir de novos acordos sobre outros temas. 0 fracasso, neste sentido, poderia 

contribuir, naquele momento, para acirrar o ceticismo da comunidade intemacional quanto ao 

esforyo para mudar a imagem dos dois paises. 
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A coopera;;:ao civil se deu fundamentalmente no ambito academico e apoiava-se 

sobre urn referencial fundado na imagem favon!vel it troca de expertises, em areas estrategicas, 

formulada entre os representantes das comunidades cientificas locais, como via para a 

capacita;;ao. Isto pressupunha uma ativa participa<;ao dos respectivos Estados no que diz 

respeito a destina;;ao de verbas publicas atraves das agencias nacionais de fomento. De fato 

conforme assinalado por Hirst (1990) "(..)Ia idea de que una asociacion argentino

brasilefia .. fue IY todavia es) compartida por setores u!cnicos e academicos que ere ian ser 

necesario dar nuevo impulso a la integracion economica de la region. El principal punto 

dejendido en este caso se rejeria al papel dinamizador que una iniciativa de esta naturaleza 

podria desempeiiar ... para revertir Ia tendencia decreciente del comercio intrazonal como 

tambten la posici6n crecientemente vulnerable y marginal de los paises latinoamericanos 

jrente al sistema economico internacional. ·· 

Alem da complementaridade dentro de uma mesma area de conhecimento, as 

assimetrias quanto ao grau de capacita;;:ao em campos distintos funcionaram como atrativo na 

implementac;:ao das iniciativas. Tomando como exemplo os campos de informatica e 

biotecnologia pode-se perceber que, se no Brasil o setor de biotecnologia nao possuia na 

epoca uma politica coordenada e centralizada como ocorria no caso do setor de informatica; 

na Argentina, por outro lado, a biotecnologia havia conformado massa critica em algumas 

areas para obter certo grau de competitividade; o que nao ocorria em relaviio it informatica. 

Vejamos agora de maneira urn pouco mais detalhadamente algumas das caracteristicas e 

resultados obtidos no ambito da coopera<;:ao bilateral. 

No tocante it informatica, e fora do PICE, vale a pena destacar o surgimcnto da 

Escola Argentino-Brasileira de Informatica (EBAI) em 1986. A iniciativa resultou da 

cooperayao entre a Secretaria Especial de Informatica do Brasil e a Subsecretaria de 

Informatica e Desenvolvimento, para a formavao de pessoal especializado. Seu sucesso 

estimulou o surgimento em 1989 do Programa Argentino-Brasileiro de Informatica (P ABI) 

direcionado a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias nas areas de microeletronica, 

rob6tica e automac;:ao, arquitetura de computadores, sistemas de conhecimentos, teorias da 

linguagem, redes informatizadas, engenharia de software e Ethos. 



A ongem da coopera<;ao na area de biotecnologia remonta ao acordo de 

cooperao;:ao finnado em 30 de novembro de 1985 como resultado dos contatos efetuados no 

Encontro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia, realizado na cidade de Foz do Iguao;:u (nos 

dias 18 e 19 do mesmo mes) no qual foram identificados projetos e modalidades concretas de 

cooperao;:ao cientifico e empresarial. De acordo com os documentos oficiais os elementos 

levados em considerao;:ao na assinatura do Protocolo 09, sobre biotecnologia, foram: seu 

carater estrategico; a necessidade de aperfei<;:oamento profissional; o volume de investimentos 

adequados para pesquisa, e: a reduviio dos custos que a cooperaviio proporcionaria. 0 objetivo 

era o desenvolvimento de projetos conjuntos, destinados ao aumento do grau de autonomia 

destes paises, em areas prioritarias ( tais como saude, agropecuaria, agroindustria, energia, 

etc.), atraves da criac;ao de polos e nucleos de pesquisa. 

Assim, foi criado o Centro Argentino-Brasileiro de Biotecnologia (CABBIO), 

com dois Polos Geradores de Conhecimento compostos por Nucleos de Pesquisa aplicada 

( tratava-se, pois, da ampliavii.o de Nucleos preexistentes ), voltados a integrayao com 

universidades, centros de pesquisa e empresas para produyao de bens e servic;os 

comercializaveis. A entidade conta com urn Conselho Binacional que inclui ak\m de membros 

das respectivas Chancelarias, de representantes dos Ministerios da Economia, Agricultura, 

Saude, urn Diretor Binacional e urn Diretor Nacional em cada pais. 

Ate 1996, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Cientifico do 

Ministerio das Relac;oes Exteriores do Brasil, cerca de cinqiienta e sete projetos conjuntos 

haviam sido financiados totalizando urn montante de recursos estimados em US$ 4.957.194,00 

pelo lado brasileiro e US$ 4 734.182,00 pela contraparte argentina. A Escola do CABBIO 

ministrou desde 1987 oitenta e urn cursos de curta durayii.o, alem de simposios e workshops 

para aproximadamente mil e quatrocentos profissionais de diversos paises da America Latina. 

Os avan9os mais significativos no ambito da coopera<;ao em C&T bilateral, 

contudo, foram obtidos no ambito dos Protocolos numeros 11 e 17 voltados a area nuclear. 

Tais avanyos podem ser creditados a importancia que o tema exerce no ambito das relac;oes 

internacionais entre as nav5es que integram o reduzido grupo das chamadas potencias 

nucleares e aquelas que buscam desenvolver as tecnologias necessarias para obter autonomia 

neste campo. Neste sentido, os encontros entre os presidentes de ambos os paises, dos quais 
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resultaram as diversas declaracoes conjuntas sobre politica nuclear, comprovam a relevancia 

do assunto na agenda de integravao e cooperacao no periodo 1986-198948 

No ambito do Protocolo 11, os resultado obtidos incluiram: a criacao do 

Sistema Comum de Contabilidade e Controle (SCCC); o estabelecimento de medidas de 

controle e seguranca ; a negocia;;:ao com a AIEA para a elabora;;:ao de urn acordo comum de 

salvaguardas baseadas no SCCC e; apos sua conclusao, a implementa;;:ao do Tratado de 

Tlatelolco. Tais resultados encontravam-se em concordancia com objetivo expresso de " criar 

medidas e procedimentos para prevenir ou mitigar os danos resultados de eventuais acidentes 

nucleares ou emergencias radiol6gicas"(Protocolo No. 11 do PICE). 

Pode-se destacar ainda a cria;;:ao em 1985 do Grupo de Trabalho sobre Politica 

Nuclear que mais tarde, em 1988, foi transformado em urn Comite Permanente integrado por 

subgrupos binacionais com as seguintes atribui;;;oes: estabelecer posicoes intemacionais 

unificadas; aprimorar a coopera<;ao teorico-cientifica, e; gerar propostas para sistemas mutuos 

de seguran.;a. Como resultado de suas atividades destaca-se o acordo de salvaguardas mutuas 

firmado em Foz do Igua<;u em novembro de 1990 para remover os entraves a inspecao das 

instala<;oes dos dois paises. 

0 Protocolo 17, destinava-se, por sua vez, "a ampliar a autonomia dos 

programas nucleares de ambos os paises para usos exclusivamente pacificos" (Protocolo 17) 

e abrangia os seguintes temas: desenvolvimento de combustiveis de baixo enriquecimento para 

reatores de pesquisa nuclear; intercambio e desenvolvimento de instrumenta.;ao nuclear; 

pesquisa na area de fusao nuclear; cooperayao e complementa.;:ao na implantayao do sistema 

de salvaguardas da Agencia Internacional de Energia Nuclear; implanta.;ao de dez projetos 

voltados a seguranp nuclear e prote<;ao radiologica, e; a implementas:ao de urn projeto 

destinado ao desenvolvimento tecnologico de reatores nucleoeletricos (fast breeders). Em 

1989, firmou-se em Anexo o compromisso de estabelecer condi96es privilegiadas para a 

4& Ao todo fomm quatro encontros. pela ordem: Brasilia (l0il211986): Viedma (17107/1987) quando o entao 
presidente Sarney visitou as instala<;iles de enriquecimento de uranio de Pilcaniyeu; lper6 (08/0411988). e: 

Ezeiza (29/11/1988). ainda em 1988 o presidente Alfonsin esteve presente na inaugura<;ao do complexo de 
Aramar pertencente il Marinha Brasileira c onde se desenvolviam as pesquisas para a constrru;iio de seu 

primeiro submarino nuclear. 



comercializa<(ao de componentes necessaries para suas usinas nucleares de Atucha U e Angra 

II; vale a pena destacar, que isto contribuiu para estimular a participayao do setor privado 

neste intercambio, atraves da criavao do Comite Empresarial Argentino-Brasileiro. 

No campo da aeronautica, o objetivo era a complementa<(ao entre as industrias 

para atender seus mercados e os intemacionais, para tanto o Protocolo 12 estabeleceu como 

instrumentos a coopera<(ao tecnica, industrial e comercial. Cabe lembrar, que o precedente 

nesta area havia sido aberto com o acordo de cooperavao no campo das atividades espaciais 

firmado em 1985 entre o CNPq, atraves do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, pelo !ado 

brasileiro, e a Comissao Nacional de lnvestigayoes Espaciais- CNIE pelo argentino. 0 acordo 

envolvia a recepyao, processamento e controle de qualidade de dados de sensores remotos 

conduzidos por satelite, programas de aplica<;:ao de dados de sensores remotos na avaliavao de 

recursos naturais e campanhas conjuntas com haloes estratosfericos de grande capacidade, 

utilizando bases de lanvamento no Brasil e na Argentina. Alem disto previa-se o 

desenvolvimento e utilizayao das plataformas de coleta de dados ambientais, a coordenavao e 

estudos de projetos de plataformas espaciais e de esta96es terrenas. 

0 resultado mais importante, no ambito do Protocolo 12, foi a coprodu<;:ao de 

urn aviiio turbohelice, denominado CBA-123, com capacidade para transportar 19 passageiros 

it medias distancias que teve seu primeiro v&o em julho de 1990. Outra iniciativa neste campo 

se deu com a Declaravao Conjunta sobre Cooperavao Bilateral para Usos Pacificos do Espar;o 

Lntraterrestre que estabeleceu urn grupo de trabalho constituido de urn corpo tecnico voltado 

para as atividades pertinentes ao acordo. 

3.3 0 abandono do PICE na transi~iio para as gestoes Collor e Menem 

Os acordos de cooperavao oficiais, compativeis com estrategia de integravao 

caracterizada pelo o ritmo gradual e o escopo seletivo, firmados durante a etapa de gestavao 

do Mercosul foram possiveis gra9as it sua importancia, tanto do ponto de vista estritamente 

diplomatico, quanto de uma perspectiva estrategica. No campo das relavoes exteriores o 

intercambio de expertises sobre setores de ponta contribuiu para confirmar urn amplo grau de 

envolvimento de cada govemo com a integraviio, e refon;;ar a, entao recem adquirida, 

confianva reciproca no caso das respectivas classes militares. Por outro !ado, considerando-se 
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que na America Latina os atores relevantes para o processo de formula;;ao e implementa;;ao de 

politica cientifica e tecnol6gica se limitam aos membros das comunidades de pesquisa 

nacionais veneer as eventuais resistencias se constituia uma tarefa factivel se comparada as 

negocia;;oes rclativas aos temas comerciais. 

Dada a existencia de vontade po!ltica bilateral em relacao a integra;;ao, a 

perspectiva estrategica, assentada sobre a busca de autonomia restrita, pode ser inserida no 

corpo dos acordos de coopera;;ao em C&T Entretanto, no final dos anos oitenta, os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mesmo em setores estrategicos e com potencial 

economico, ja nao se constituiam objetivos explicitos de politica ativa do Estado nos paises da 

regiao. Assim a determina;;ao de levar a integra;;ao adiante, aproveitando e ampliando os 

vinculos preexistentes (entre os quais, como visto, figurava o campo da C& T) tornou possivel 

contornar, ainda que de forma paliativa, as fragilidades ou ausencia de politicas cientificas e 

tecnol6gicas locais. 

Isto nao impediu que a deteriora;;ao do cenario politico e economico no final 

dos govemos de Aifonsin e Sarney levasse ao surgimento de diversas dificuldades para a 

continuidade dos acordos de coopera91io. De uma perspectiva mais geral, tal problema refletia 

a fragiliza;;ao do poder de interven;;ao estatal diante do esgotamento do padrao de 

financiamento da economia, assentado sobre o endividamento externo, e dos ajustes recessivos 

implementados na tentativa de promover a estabiliza;;ao. 

Urn dos principais problemas, neste sentido, foi a escassez de recursos oriunda 

do atraso nos repasses de verbas governamentais aos programas e projetos criados. Na 

Argentina, por exemplo, as questoes associadas a C&T foram retiradas da agenda politica 

nacional, no inicio da primeira gestao Menem, desmobilizando a maior parte do aparato 

institucional que dava suporte ao seu tratamento. Como resultado, os repasses do governo 

argentino a coopera;;ao, no caso dos setores de biotecnologia e informatica, foram 

prejudicados tomando mais dificil a tarefa de gestao destas iniciativas assim como o 

cumprimento das metas estabelecidas49 

49 Para maiores detalhes sobre a coopera.;ao em tais setores consul tar Siqueira ( 199 l ). 
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Muito embora, no caso do Brasil, a capacitayao em setores considerados de 

ponta pennanecesse na agenda politica, tal preocupayao deslocou-se da busca de autonomia 

para a ampliayao de espa.;:o junto aos paises mais desenvolvidos. Para isto, no tocante a 

tecnologia, intensificou-se o recurso a transferencia atraves da importayao, pelas empresas 

locais, de "pacotes" fornecidos pe!os grandes grupos transnacionais. Alem deste, a 

concorrencia de oportunidades de cooperavao junto a tais paises tambem se constituiu urn 

fator de desestimulo. Urn exemplo disto foi o abandono da parceria binacional na produ9ao de 

aeronaves mi!itares ap6s a conclusao do projeto CBA-123, em funvao da parceria finnada 

entre o Brasil e a Italia com os mesmos objetivos. 

Desta fonna, a continuidade da cooperayao dependia da existencia de condi96es 

locais favoritveis, isto e da exisHincia de politicas explicitas e com objetivos e linhas de a9ao 

convergentes quanto as respectivas capacidades de pesquisa e desenvolvimento em setores 

pre-selecionados. Mas, de acordo com uma das conclusoes da pesquisa, realizada por Siqueira 

( 1991 ), envolvendo os especiaiistas que participaram das iniciativas enfocadas, a cooperavao 

passou a depender fundamentalmente do interesse das pessoas concretamente envolvidas 

(como no caso da biotecnologia por exemplo ), em detrimento das decisoes pactuadas entre os 

dois governos, em funyao da diminuivao da vontade politica quanto a sua continuidade. 

Como visto, a coopera<;ao oficiai, na esfera federal, em C& T inicialmente teve 

uma dupla fun<;;ao, em primeiro Iugar, de dinamizar o processo de aproxima<;ao entre os 

governos argentino e brasileiro e, ao mesmo tempo, trocar expertises em areas estrategicas 

com o objetivo de amp!iar o grau de autonomia destes paises. Contudo, a mudanva dos 

cenarios nacionais, a partir das gestoes Menem e Collor, significou a perda destas atribui<;:oes o 

que se refletiu na diminuiyao da vontade po!itica e, portanto, no mau funcionamento dos 

instrumentos50 de apoio a cooperas;ao. Assim, no ambito das relav5es exteriores, para a 

consolida<;ao da integra<;ao que, a partir do relativo sucesso no campo comercial, deixa de se 

50 Como exemplos de instmmentos de coopera<;ao cientifica pode-se mencionar a elabora<;ao de programas e 

projetos conjuntos de P&D. o intercftmbio de pesquisadores e cientistas, o aperfei<;namento de recursos 

humanos de alto nivel. etc. A forma<;ao de empresas binacionais ou multinacionais e o estabelecimento de joint 

ventures. por outro !ado sao exemplos de coopera<;ao no ambito tecnol6gico. 
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constituir apenas urn arranjo politico-diplomatico, a coopera<;:ao se fazia menos necessaria que 

a defesa dos interesses dos agentes empresariais. 

Por outro lado, a partir destas gestoes, consolida-se tambem o processo de 

abandono ( desde a decada de oitenta) do referencial de politica cientifica e tecnol6gica que se 

apoiava sobre a tese da autonomia estrategica. Tratou-se, desta forma, da transposi91io, dentro 

do ambiente da integrayao, de nm novo referencial caracterizado pela redu9iio ou nao 

interven<;:ao do Estado no campo da C&T. Tal referencial tornou o tratamento dos temas 

relativos a tal campo, no Mercosul, mais compativel com a revisao do papel regulador do 

Estado nos paises que compoe o bloco. Isto gerou assimetrias que se refletiram na piora das 

condi<;oes de funcionamento e no comprometimento dos acordos firmados previamente, alem 

de desestimular a implementa.;:ao de novas iniciativas de cooperayao no ambito oficial. Por firn, 

e irnportante observar que isto nao significou o abandono total das iniciativas de coopera<;ao, 

mas sua marginalizaviio. Vejamos a seguir como se caracteriza tal aparato e como o campo da 

C&T vern nele sendo tratado. 

3.4 Ciencia e Tecnologia no Mercosnl (periodo 1990 a 1995) 

Entre o inicio dos novos mandatos de Collor e Menem ate a segunda metade de 

1995 (isto e, jit dentro da estrutura institucional definitiva do Mercosul) chama a aten<yao 

inicialmente o fato de que no processo de integracao os temas relativos it coopera<;ao cientifica 

sao praticamente abandonados. Por outro !ado, no tocante ao campo tecnol6gico nota-se que 

alguns assuntos perpassavam diferentes instiincias, incluindo desde as esferas ministeriais ate os 

grupos tecnicos. Esta descentraliza<;ao poderia ser explicada em parte pelo estagio precoce de 

organizaviio institucional do processo de integravao. Contudo, considerando que o tratamento 

de tais temas demanda urn enfoque multidisciplinar e integrado e que, por outro !ado, eles nao 

se constituiam prioridades dentro do Mercosul. Tal fato, deve ser visto como urn produto da 

nova dinamica do processo inaugurada a partir da antecipaviio da uniao aduaneira. 

Posto nestes termos, tentaremos identificar dentro das diferentes instancias 

envolvidas a forma pela qual tern se encaminhado os temas concementes a C&T. Inicialmente 
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serao abordadas aquelas cuja dinamica acabou incorporando tais temas, em seguida serao 

vistas as que foram criadas especificamente para eles. 

Na esfera das Reunioes de Ministros este e o caso, por exemplo, dos debates 

sobre propriedade intelectual e patentes que juntamente com regime de origem tern sido 

realizados no ambito da Reuniao de Ministros da Economia e Presidentes dos Bancos Centrais 

do MERCOSUL. A instancia tern se mostrado de importiincia detenninante para o processo de 

tomada de decisoes do GMC e do proprio CMC, nao apenas em rela<;ao aos temas relativos a 

hannoniza<;ao das politicas macroeconomicas, tarefa em si complexa e demorada, mas 

sobretudo no que concerne aos temas direta e indiretamente associados aos fluxos comerciais 

da sub-regiao. Dada a diniimica do modelo de integrayao neoliberal, ela assumiu o papel chave 

de mediador privilegiado entre os interesses locais no ambito das negocia<;oes 

intergovemamentais. Suas atribuiQiies incluem o estabelecimento e monitoramento das 

diretrizes gerais e dos temas tratados nos Subgrupos de Trabalho. 

As pautas de seus encontros, v1a de regra, abordam temas que podem ser 

agregados em tres grupos, quais sejam: amilise do contexto economico interuacional; anillise 

do contexto economico nacional de cada pais participante, e; implementa<;iio do MERCOSUL. 

Os temas no campo tecnol6gico supracitados, se inserem neste ultimo, que se refere its nonnas 

e regras que regulamentam no plano nacional a concorrencia extema e que portanto possuem 

algum tipo de impacto relevante sobre a coordena<;ao de politicas e liberaliza<;ao comercial. 

Tais temas, assim como a reconversao industrial, sao tratados tambem pelo Conselho 

Industrial do Mercosul (CIM), 6rga.o de carater apenas consultivo integrado par representantes 

do setor privado dos quatro paises e que tern por objetivo subsidiar as discussoes das esferas 

decis6rias com sugestoes a respeito de questoes polemicas e de interesse mais direto para a 

dinamizayao dos neg6cios intra-bloco. 

Ainda no ambito ministerial, merece destaque a incorpora.;;ao na agenda dos 

Ministros da Educa<;iio da preocupa.;;ao com a coopera<;ao nao apenas tecnol6gica, ruas 

cientifica tambem. De acordo com o texto original da declaraQao de principios assinada no dia 

lO de dezembro de 1991 em Brasilia, o objetivo primordial inclui "A conveniencia de 

fomentar os programas de formal(iio e intercambio de docente\~ especialistas e alunos com o 

objetivo de facilitar o conhecimento da realidade que caracteriza a regiiio e promover um 
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maior desenvofvimento humano, cultural, cientifico e tecnologico" (Reuniao de Ministros da 

Educavao dos Paises-Membros do MERCOSUL: Declaravao de Principios, 1991). 

Do ponto de vista institucional foi criada para o setor de educavao uma 

Comissao de Ministros, mais tarde, referendada pelo Conselho do Mercado Comum. Suas 

atribuiv5es incluiam propor ao Conselho, atraves do GMC, as medidas destinadas a 

coordena<;ao de politicas educativas entre os paises-membros. Para assessorar a Comissao foi 

criado tambem o Comite Coordenador Regional ao qual cabia a fi.mc;ao de elaborar programas 

e projetos para o processo de integravao e desenvolvimento regional na area da educavao. Tal 

Comite e formado por representantes das comissoes nacionais de educar;ao para a integrar;ao 

no MERCOSUL, criadas para coordenar as tarefas previstas no Protocolo de Intenc;oes 

firmado entre as quatro partes. 

A principal realizavao nesta area foi a definivao do Plano Trienal de Educavao 

do MERCOSUL5l durante a segunda reuniao dos Ministros da Educa<;;ao realizada na cidade 

de Buenos Aires em 1 de junho de 1992. No ambito institucional a articulac;ao deveria se 

buscada junto aos demais grupos de trabalho atraves da definivao de areas prioritarias. Previa

se, ainda, no tocante a cooperac;ao a identificac;ao das iniciativas de cooperac;ao tecnica em 

andamento entre os paises-membros e a implementayao "de potiticas de cooperar;iio entre as 

instituir;oes de educar;iio superior dos paises membros, para melhorar a formar:iio e 

capacitar;iio cientijica, tecnol6gica e cultural. "(Ata da II Reuniao de Ministros da Educac;ao 

do MERCOSUL Plano Trienal para o Setor de Educayao, 1992). 

0 Plano Trienal estabeleceu tres areas prioritarias para cooperaviio e 

integra<;:ao, a saber: Formavao da Consciencia Social ao Processo de lntegravao; 

Compatibiliza.yao e Harmonizayao dos Sistemas Educativos, e; Forma.yao de Recursos 

Humanos para Contribuir para o Desenvolvimento. Dentre estas, merece destaque a ultima 

para qual previa-se a criavao de tres programas. 0 primeiro deveria incluir os Sub-Programas 

de Informac;ao e Refiexao sobre o Impacto do Processo de Integravao do Mercosul e 

Aprendizagem dos Idiomas Oficiais do Mercosul. 0 Programa III (Compatibilizavao e 

51 Aprovado pelo CMC durante o encontro de Las Leiias pelo decreto 07/92. 
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Hannonizavii.o dos Sistemas Educativos) contava com os Sub-Programas de Harmonizaviio 

Academica, Juridicae Administrativa e Sistemas de Infonna<;iio. 

Porem o ma1s importante, da 6ptica deste estudo, era o Programa li 

denominado Capacitaviio de Recursos Humanos para Contribuir para o Desenvolvimento. 

Este, por sua vez, se subdividia nos Sub-Programas de Educa.;iio Bilsica e Media, Fonna.;iio 

Tecnico-Profissional e, principalmente, de Fonna<;;iio e Capacita<;iio de Recursos Humanos de 

Alto Nivel e Pesquisa e Pos-Graduaciio. No caso deste ultimo, o objetivo explicito era o de 

"Promover a jormar;:iio de base de conhecimentos cientijicos, humanos e infra-estrutura 

institucional de apoio ao processo de tomada de decisoes estrategicas do l\4ERCOSUL" (Ata 

da II Reuniao de Ministros da Educa<;iio do MERCOSUL: Plano Trienal para o Setor de 

Educacao, 1992). 

As linhas de trabalho definidas, para tanto, incluiam a identificaciio das 

pesqmsas realizadas e em desenvolvimento nos paises-membros, a fonnacao de recursos 

humanos de alto nivel atraves, da realiza<;iio de pesquisas de interesse conjunto, e a difusao dos 

resultados obtidos para as comunidades cientificas da regiao, setores produtivos e govemos. 

Dentro destas linhas foram detenninadas como atividades prioritarias: a realizaviio de estudos 

nacionais sobre a capacidade instalada de pesquisa e p6s-graduaviio; a organizaviio de 

programa regional de pesquisa e pos-gradua<;iio, e; o desenvolvimento de programa regional 

de difusao dos resultados das pesquisas. 

Para elevar o intercambio academico-tecnico-cientifico de nivel supenor 

decidiu-se, durante o quarto encontro de Ministros da area (realizado em Assunviio em 30 de 

junho de 1993), constituir Grupos Nacionais, destinados a formular sugest6es para 

implementaviio de urn sistema adequado e programas de pos-graduacao com alcance regional 

sobre temas de interesse do processo de integra<;;iio do MERCOSUL. Com o objetivo de 

instrumentalizar os acordos, na reuniiio seguinte (Montevideu, 21112/1993) foi definida a 

cria<;;iio das Comiss5es Tematicas Regionais de Educav1io Tecnologica e Fonnaviio 

Profissional, e de Educa<;iio Superior. 52 No tocante as fontes de financiamentos destas 

52 Outras decis5es tomadas no campo da educa<;:ilo durante este encontro foram: a realiza<;ao de urn curso de 

cspecializw;iio (p6s-gradua<;llo) regional denominado "Prodw;no Agropecuaria e lntegra<;iio": a aprova<;:iio da 

realiza<;iio do Terceiro Congresso Tecnol6gico na Argentina em 1994: aprova<;iio do Programa "Cruzeiro do 
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atividades destacou-se, principalmente, a busca de recursos junto a instituis;oes multilaterais 

tais como UNESCO, OEA alem do Programa Cruzeiro do Sui como resu!tado da so!icitas;ao 

enviada ao Conselho do MERCOSLJL, atraves do Grupo Mercado Comum. 

0 texto original da proposta indica a nova imagem do cenario internacional que 

passou a nortear, no processo de integras;ao, o tratamento dos temas de C&T a partir dos 

govemos Menem e Collor. Atraves de sua leitura, percebe-se que tal imagem procura conciliar 

o avan9o dos regimes democniticos e do progresso cientifico e tecnol6gico com o 

reconhecimento dos processos de globalizayao e regionalizaviio enquanto fortes tendencias 

internacionais. A integras:ao, portanto, deve ser entendida como instrumento complementar as 

politicas locais de flexibilizayiio das fronteiras em relas:ao aos fluxos de bens e capitais 

internacionais. Trata-se, portanto, de urn novo conceito de integra.;:ao ( denominado pela 

CEPAL de "regionalismo aberto" 53) no qual, ao contnirio do anterior, o principia da 

autonomia perde senti do ante a perceps:ao do carater "inevitavel" e urgente de vincular -se ao 

chamado processo de globaliza<;;iio como forma de contornar o suposto esgotamento do 

modelo de crescimento para dentro tipico das decadas de setenta e oitenta. 

Passando a esfera dos Subgrupos de Trabalho, percebe-se que o Mercosul 

conta com uma instiincia encarregada de tratar especificamente dos temas associados a 

demanda tecno16gica dos setores produtivos: trata-se do SGT - 07 do GMC destinado a 

Politica Industrial e T ecnol6gica54 Participam dele representantes de entidades 

govemamentais, do setor empresarial e dos trabalhadores muito embora apenas os primeiros 

possuam papel ativo. Suas prioridades sao: "negociar;iio de acordos de complementar;iio em 

setores prioritarios: siderzlrgico, automotriz, eletronico, petroleo, petroquimica e quimica 

fina, textil, papel e celulose e agro-industrial; hannonizar;iio das politicas de qualidade e 

produtividade; exame das legislaqi'ies sobre patentes e propriedade intelectual; analise das 

Sur de Cooperaqiio Regional com a Republica da Franqa: o rcconhecimento da coopernqao com a !!Alia para 

concessao de bolsas de estudo sobre temas de impacto regional no Uruguai: apoio a Sistemas de lnforma90eS, 

preexistentes entre Universidades. sobre dados estatisticos, administrativos e de coopera<;iio na pesqnisa 

cientifica. 

53 Para urn estudo mais abrangente deste tema consultar Gana, 1994: Rosenthal, 1994: M}1elka, 1994. 

54 Sua cria9'dO, juntamente com os demais nove subgmpos, foi determinada confonne o disposto no Anexo V 

do Tratado de Assun.;ao. 
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politicas de investimentos e promo<,iio industrial, inclusive quanta aos investimentos 

estrangeiros. "(Ata da I Reuniao do GMC). 

Os assuntos especificos il esfera da tecnologia, tais como o exame das 

legislayoes sobre patentes e propriedade intelectnal, sao discutidos na Comissao Temiltica de 

Politica Tecnol6gica do MercosuJ55 Acatando o calendario proposto pelo subgrupo o 

Cronograma de Las Lefias definiu os principais temas de politica tecnol6gica a serem 

harmonizados para a conformayao do bloco (Quadro 3.1), bern como os respectivos prazos 

para o cumprimento das tarefas. Chama a aten<;:ao, em relavao a eles, o enfoque de corte 

horizontal no qual a diferenciayao por setor nao e priorizada a despeito do reconhecimento da 

existencia de fortes assimetrias entre os sistemas nacionais. 

Na rmz de tal contradiyao do enfoque adotado, encontra-se a propria a 

orientavi'io adquirida pelo processo de integra<;:ao nesta etapa. 0 "objetivo" oficial era o de 

estabelecer os parametros iniciais de uma eventual politica tecnol6gica comum, atraves da 

inclusao de urn tratamento diferenciado dado a alguns setores na agenda de trabalho deste 

foro. Na realidade, contudo, tal preocupayao com temas tecnologic.os e sua inclusao nas 

agendas de diferentes instancias correspondia it necessidade de harmonizavi'io, entre os paises

membros, das normas tecnicas, que direta ou indiretamente obstruem o programa de 

liberalizaviio comercial. 

Conforme a primeira parte deste trabalho tentou demonstrar, muito embora a 

continuidade do processo houvesse sido inicialmente assegurada pela assinatura do T ratado de 

Assun91io, foram not6rias as dificuldades para contomar os impasses surgidos nas negocia<;:oes 

intergovemamentais em funvi'io da falta de consenso entre as partes quanto ao seu ritmo e 

abrangencia. A tentativa inicial de contoma-los a partir do Cronograma de Las Lefias no qual 

se inserem tanto o Plano T rienal de Educavao, quanto as atividades determinadas para o SGT 

55 As demais comissiies silo de: Diagn6stico da Competitividade Setorial no MERCOSUL: Hannoniza~ao dos 

Regimes de Promoviio Industrial Vigentes no Mercosul: Tratamento a Ser Conferido a Produtos Provenientes 

das Areas Aduaneiras Especiais Existentes na Regiao: Politica de Qualidade e Produtividade: Politica para as 

Micro, Pequenas e Medias Empresas do MERCOSUL; Tratamento da Propriedade lnte!ectual no MERCOSUL, 

e: Meio Ambiente. 
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7 fracassou, dada o descumprimento dos prazos determinados, diante da do acirramento das 

posi<;:oes e dos impasses impostos ao processo decis6rio. 

No caso do Plano Trienal os avan<;:os se limitaram a aprova<;:ao dos Protocolos 

de Integra<;ao Educativa e Reconhecimento de Certificados, Titulos e Estudos para os niveis 

primiuio, medio nao-tecnico e tecnico. 0 "Protocolo de Integra<;:ao Educativa sobre 

Reconhecimento de Titulos Universitarios para o Prosseguimento de Estudos de P6s

graduav1io nas Universidades dos Paises Membros do MERCOSUL, por sua vez, apesar de 

aprovado aguardava ate 1995 a retifica<;:ao pela Reuniao de Ministros de Educavao e seu 

encaminhamento para aprovavao nos respectivos congressos. As dificuldades no ambito do 

SGT 07 nao foram menores ja que as negociav5es para determinar as bases tecnicas do 

"Protocolo de Harmoniza<;:ao de Normas sobre Propriedade lntelectual no MERCOSUL, em 

Materia de Marcas, lndicac;oes de Procedencia e Denominac;oes de Origem" foram lentas e 

dificeis, o que repercutiu em sistematicos adiamentos, do prazo para sua conclusao, ate a 

oitava reuniao do CMC (Assun<;:ao, 4 e 5 de agosto de 1995) quando fui aprovado para 

apresenta9ii.o aos legislativos locais. 

A segunda instancia destinada aos assuntos tecno16gicos e que inclui os temas 

de natureza cientifica, a Reuniao Especializada de C&T (REC&T), foi definida ainda em junho 

de 1992 em Las Lefias, durante a VI Reuniao do Grupo Mercado Comum, atraves da 

resoluviio 24/92 (anexo l ). 0 objetivo explicito desta instancia e o de integrar as institui<;:oes 

locais de pesquisa e a elaborar as linhas mestras de uma futura politica cientifica e tecnologica 

comum. Segundo o Tratado de Assunviio, a partir disto seria possivel atender a "necessidade 

de promover o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico dos E,stados e de modernizar suas 

economias, para ampliar a ojerta e a qualidade dos bens e serviqos di~>poniveis, a .fim de 

melhorar as condiqi5es de vida de seus habitantes. "(Tratado de Assun<;ao, 1991) 

Entretanto, sua aprovavao, na mesma ocasiao pelo CMC, obedeceu ao 

imperativo diplomatico de reafirmar a vontade politica quanto ao avan<;o e ampliavao do 

processo. Na verdade, como visto, o objetivo prioritario, era o de contomar, na medida do 

possivel, as resistencias detenninadas pelo acirramento das divergencias no plano comercial. 

Por outro !ado, o trecho acima poe, mais uma vez, em evidencia, o fato de que tambem neste 

campo assumiu-se uma nova imagem de referencia, para a articula<;:iio destes temas com a 
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estrategia orientada para o ambito comercial. Conforme enfatizado na primeira parte deste 

trabalho, portanto, a cria<;ao desta instancia representa urn novo marco conceitual e 

institucional para o tratamento das questoes de C&T. 

A instiincia possui o mesmo nive! hien'lrquico dos Subgrupos de T rabalho 

reportando-se diretamente ao GMC. Sem embargo, a REC&T foi criada para atuar em 

conjunto com o SGT 7 privilegiando o "enfoque ofurtista" que tradicionalmente permeia as 

ac;oes de centros de pesquisa pertencentes ao setor publico (neste sentido merece especial 

destaque o papel desempenhado pelas universidades). As delegac;oes congregam 

representantes permanentes dos respectivos 6rgaos nacionais de ciencia e tecnologia nacionais, 

membros dos Ministerios das Relac;oes Exteriores e dos Ministerios da Industria e Comercio. 

A presen<;a de membros dos MRE's, por determinac;ao do GMC, se justifica por seu papel 

mediador no ambito politico, enquanto que a dos membros dos Ministerios da Industria e 

Comercio esta associada a necessidade de estabelecer e monitorar a interface junto com 

interesses dos setores produtivos. 

Os encontros, sao abertos a participa;;;ao, em carater esporadico, conforme as 

necessidades estabelecidas pela agenda, de pessoas ligadas as comunidades academicas, 

institutos de pesquisa, agencias de financiamento, representantes de entidades empresariais, 

etc. A.lem destes, eventualmente sao convidados representantes dos govemos de terceiros 

paises, organiza9oes, programas intemacionais e membros dos Subgrupos de Trabalho do 

MERCOSUL 

A REC&T e fundamentalmente urn 6rgao intergovemamental (reproduzindo o 

padrao de funcionamento adotado e determinado pe!o GMC) de carater nao decis6rio e assim 

como os demais subgrupos de trabalho e uma instancia tecnica. Assim sendo, ja no primeiro 

encontro, realizado em Brasilia nos dias 11 e 12 de marvo de 1993, foi aceita a Proposta 

Brasileira ( elaborada em 31 de agosto de !992) que sugeria urn tipo de organiza91i0 assentada, 

fundamentalmente, sobre uma base local. A proposta partia da constata.;ao de que uma 

participa<;ao ampla de todos os atores institucionais envolvidos com a C&T era, do ponto do 

vista operacional, inviavel e que, portanto, as Se<;iies deveriam se organizar com ampla 
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liberdade de organiza<;ao e articulac;ao mas, a partir de urn m1cleo reduzido agregando se 

necessaria outros participantes. 56 

Assim sendo, os temas selecionados a nivel nacional deveriam ser entao 

encaminhados para as Comissoes Tematicas (criadas mediante a aprovac;ao do GMC) para 

serem debatidos e negociados. Estas, por sua vez, possuem canlter plurinacional abrangendo 

todos os paises-membros ou parte deles, contam com urn Coordenador Nacional e podem, 

ainda, criar subcomissoes e (ou) Grupos de Trabalho. As delega<;5es nacionais sao compostas 

por seus coordenadores, alem disto elas possuem ampla liberdade para realizar encontros, 

conforme sua necessidade, e para estabelecer o modo de operac;ao dentro das diretrizes 

pactuadas. Ate 1995 foram criadas (por ordem de encaminhamento) as Comissoes de Sistemas 

de Informavi'ies Cientifico-Tecnol6gica, Marco Normativo de Cooperac;;ao Cientifico 

Tecnol6gica, Interconexao de Redes de Computac;;ao, Capacitac;ao de Recursos Humanos, e o 

Grupo de Trabalho sobre Linhas de Financiamento. 

A seguir passaremos em revista os encontros realizados pela REC&T desde sua 

cria<;ao. 0 objetivo e acompanhar a evoluc;ao de suas atividades para tentar com isto delimitar 

seu ritmo e alcance. Ainda na primeira reuniao, foram definidos os primeiros passos em rela<;ao 

it cooperao;;ao, com a realizac;ao de urn levantamento sobre os marcos normativos para 

cooperac;ao dos Paises Membros assim como dos acordos bilaterais e multilaterais de C&T 

vigentes it epoca. Pretendia-se, a partir disto, harmonizar e propor mecanismos comuns para a 

integrac;ao neste campo. Para tanto, a REC&T enviou uma recomendac;ao, logo aceita, ao 

GMC dispondo sobre a criac;ao das Comissoes Tematicas de Sistemas de Informay5es 

Cientificos-Tecnol6gicas e Marco Normativo e lnterconexao de Redes de Computadores. 

Seguindo a proposta brasileira de realizar quatro encontros anuais, o segundo 

encontro do foro aconteceu em Montevideu nos dias 26, 27 e 28 de maio. Nele foram 

incluidos, no il.mbito da Comissao de Marco Normativo, os temas, considerados sensiveis no 

que toea ao objetivo de ampliar as trocas comerciais, relativos a propriedade intelectual, 

56 A Seyao Brasileira, por exemplo, elabora uma reuniiio preporatoria, entre cada enCDntro da REC&T, com o 

objctivo de levantar junto a comunidade cientlfica questiies re!evantes para serem discutidas durante sua 

realiza<;iio. 
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transferencia de tecnologia, defesa do consumidor, e regulamenta<;ao tecnica, certificavao de 

qualidade e metrologia. Definiu-se, ainda nesta ocasiao, que a estrategia para a coopera.;ao 

deveria ser progressiva para tres niveis distintos de atua<;ao: a troca de informa.;oes sobre 

areas, projetos, instituiyoes e programas existentes; estimulo para programas estrategicos, e; 

projetos conjuntos a partir de programas comunitarios. 

Alem disto, recomendou-se ao GMC incorporar programas de coopera.;ao 

cientifica e tecnologica ao Convenio de Coopera<;ao Tecnica firmado entre o MERCOSUL eo 

BID. Muito embora a iniciativa se destinasse a "financiar projetos de caniter sub-regional 

vinculados a reconversiio agropecuaria e industrial" (Ata da XI Reuniiio do GMC), a 

solicita<;iio, foi ignorada e o acordo final firmado limitou-se a destinar recursos para pequenas e 

medias empresas. 

Ja na terceira reuniiio da REC&T (setembro em Assuno;iio) a primeira fase da 

estrategia foi posta em marcha com a inclusiio dos primeiros projetos no "Portafolio de C&T 

do Mercosul". Na verdade, nao se tratavam de iniciativas concretas de coopera<;ao, uma vez 

que as comissoes tematicas foram instruidas a apresentar seus pianos de trabalho na forma de 

projetos. Assim sendo, foram incluidos no potafolio os seguintes itens: publicao;ao da descrit;;ao 

dos Sistemas Nacionais de C&T; harmoniza91io de indicadores de C&T; encontro com 

organiza<;i'ies multilaterais sobre cooperacao em C&T57 , semimirio de experts 

latinoamericanos residentes fora de seus paises58; convoca~iio para apresentacao de projetos 

aos pesquisadores argentinos residentes nos paises-membros; Reuniao sobre Coordenao;iio 

entre o Programa Bolivar, o CYTEC e o programa Mercado Comum de Conhecimento, e: 

curso de Gestao de Coopera<;ao Internacional em C&T (Montevideu, 1994). 

A REC&T tomou conhecimento, ainda, da abertura de uma linha da FINEP 

para projetos conjuntos de empresas e a existencia da Lei de Promoyao da lnovao;ao 

Tecnologica voltada a projetos de inovao;ao intermediados pela SECYT da Argentina. 

Finalmente a delegacao brasileira apresentou urn estudo sobre indicadores de C& T no 

57 Realizado em Montevideu em abril de 1994. 

58 Feito na provincia de Buenos Aires em setembro de 1993. 
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MERCOSUL para servir como base de consulta para os trabalhos de harmoniza<;:ao e a 

delegayao argentina apresentou projeto versando sabre o tema dos cientistas residentes no 

exterior. 

A 4a. REC&T foi realizada na cidade de Buenos Aires em dezembro. Lii 

discutiu-se sua forma de organizayao e a atuayao para a elabora<;:ao de programas que 

incentivassem a participayao de orgaos e de agencias nacionais. Quanto it organizaviio, 

acordou-se que o agendamento dos temas dever-se-ai se subdividir em duas etapas. A 

primeira, dedicada aos de natureza estrategica e politica, e a segunda, relacionada a aspectos 

de planifica<;:ao, monitoramento e coordenayao de atividades. Para o ano de 1994, de acordo 

com o Cronograma de Las Lefias (Quadro 3 .2), o objetivo prioritario era concentrar esfon;:os 

na obten<;:iio de resultados concretos em termos de coopera<;:ao. Entretanto, muito embora a 

REC&T tomasse conhecimento de diversos projetos no campo da C&T na sub-regiao,59 

incluindo-se ai as atividades desenvolvidas pelo CABBIO e pelo P ABI, tal tarefa nao pode ser 

cumprida, pois no plano mais geral da integra<;:iio, como visto, o processo tomou-se lento a 

partir do acirramento das posi<;:oes no que diz respeito a sua principal prioridade, a defini<;;iio da 

TEC. 

Por esta razao durante a 5a. REC&T em Montevideo, abril de 1994, decidiu-se 

que a instiincia niio iria aguardar a formaliza<;;iio de uma estrategia global de C& T para o 

Mercosul prosseguindo seus trabalhos. Alem disto, acordou-se que o portfolio de projetos da 

REC&T deveria ser informatizado e apresentado ao GMC dada sua importiincia como 

instrumento de articulayao, difusao e transparencia para o processo de integrayao. A delega<;;iio 

brasileira apresentou diversos informes e documentos. Dentre eles vale a pena destacar a 

Proposta de Metodologia a ser Adotada para Projetos de Coopera<;:ao em C& T no 

MERCOSUL; a criavao do Programa de Coopera<;;iio Academica-Cientifica do MERCOSUL 

59 Projeto Quimica Fina da provincia de Neuquen; Pro_jeto LliZ para a fonna<;ao de recursos humanos em 6ptica 

lazer e fibras 6pticas; Projeto Polos Produtivos Associados a Zonas de Risco, e; proposta de coopera9ilo 

cientifica entre centros e institui<;iies do MERCOSUL no campo da fisica, eiencias bilsicas e aplicadas e cria9iio 

do Centro Interamericano de Fisica 
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como resultado do Semimlrio de mesmo nome realizado em novembro de 1993 em Porto 

Alegre; o Programa de Treinamento em Administrayao de Pesquisas em C&T. 60 

Na reuniao seguinte, a sexta, realizada em Assunviio, nos dias i l-12 de agosto 

do mesmo ano foi apreciada uma proposta sintetica de estrategia. AJem disto a delega<;ao 

argentina apresentou formalmente o Projeto "Red de Investigadores del MERCOSl.JL 

Residentes Fuera de sus paises de Origen". A proposta brasi!eira para a estrategia do 6rgao 

explicitava, ja entre seus objetivos mais gerais, urn claro esfor90 no sentido de procurar 

compatibilizar o novo referencial adotado pelo processo com suas atividades. Assim, de 

acordo com seu texto original a meta prioritaria de seus trabalhos era "aumentar a 

produtividade das economias do MERCOSUL: viabilizar a livre circula(:iiO de bens, servi(:OS 

e .fatores de produrao entre os Paises-membros, e; aumentar a competitividade dos 

segmentos produtivos do lvi.ERCOSUL em terceiros mercados. ··· (Anexo HI a Ata da VI 

REC&T: estrategia de ayao versiio resumida). 

Esta preocupa9iio se traduziu na formula<;iio de urn conjunto de diretrizes 

basicas, para nortear todas as futuras atividades desenvolvidas no campo da ciencia e 

tecnologia, no qual a coopera<;ao assume papel central tanto para a gera<;iio de capacidade 

inovativa, quanto para o estabelecimento de uma politica comum para atingi-la. Tais diretivas 

de acordo com o Anexo III a Ata da VI REC&T, eram as seguintes: 

• "integra<;ao e aperfei<;oamento da infra-estrutura de C&T, sob todos os aspectos de 

recursos humanos, equipamentos, organiza<;:iio, etc.; 

• promo<;:ao do interciimbio de ideias entre pesquisadores, empresarios, comunicadores 

sociais e especialistas acerca do uso do conhecimento cientifico e da inova9iio tecnol6gica 

para alcan<;ar uma maior competitividade internaciona!; 

• formula<;iio de estrategias para o melhor aproveitamento, por parte do setor produtivo, da 

capacidade cientifica dos centros de pesquisa; 

60 Realizou-se, tamrem a avalia9ao do Workshop sobre Agencias de Financiamento e de Prom<X;ao ao qual 

com!Ydreceram as agendas nacionais dos paises membros do MERCOSUL (CAPES, F!NEP, CNPq, Associa9ilo 

dos Bancos de Desenvolvimento Economico, CON!CYT) assim como institni<;Oes intemacionais ligadas a C&T 

(tais como lm-:ESCO, OEA, O!M, Prograrna Bolivar, B!D, etc.). 0 objetivo foi ode promover o intercambio de 

infonna<;Oes sobre instrumentos de financiamento a C&T 
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• promos:ao da articulas:ao entre os diferentes setores com interesse e possibilidades de 

contribuir para o desenvolvimento de uma economia competitiva baseada na capacidade 

cientifico-tecnologica; 

• promo91io da elabora91io de projetos inovativos no marco da coopera;;ao intemacional com 

participa;;ao de centros de pesquisa do MERCOSlJL; 

• estimulo ao papel que desempenham os pesquisadores de paises do MERCOS1JL residentes 

no exterior na transferencia de conhecimentos cientificos; 

• esfor;;o de pesquisa e desenvolvimento em areas mais importantes em termos socio

economicos, nomeadamente aquelas relacionadas com setores onde se veifique uma elevada 

complementaridade entre os paises do MERCOSUL, as que permitam potencializar 

iniciativas de parcerias entre empresas e destas com entidades tecnologicas e ainda aquelas 

que forem mais significativas para contribuir para sanar os graves problemas de natureza 

social vivenciados na regiao". (Anexo HI a Ata da VI REC&T) 

Ressalte-se destas diretrizes o pressuposto de que "a integrat;:iio no campo da 

C&T deve se orientar pelas necessidades dos setores produtivos, au seja atrawis do 

envolvimento empresarial em todos as niveis" (Anexo III a Ata da VI REC&T). A defini;;ao 

de urn enfoque ofertista no ambiente da integra;;ao pode ser explicada, de urn !ado, pela 

reprodu<;ao da dinamica que caracteriza os sistemas de C&T locais. Por outro !ado, tal diretriz 

tambem pode ser atribuida it propria natureza do processo, na medida em que como ele, trata

se de uma iniciativa puramente politica sem demanda da parte do empresariado. 

Assim sendo, considerando-se as diferentes dinamicas locais pode-se concluir 

que o sucesso na consecur;ao dos objetivos estabelecidos depende fundamentalmente da 

eficitcia na implementa;;ao, pelos canais politicos decis6rios, da estrategia pactuada. De fato, 

estrategia reconhece isto ao assumir que, "o comprometimento dos orgiios govemamentais e 

ftmdamental para estimular a articulm;iio entre as instituir;oes pzlblicas e privadas com ou 

semfins lucrativos" (Anexo III it Ata da VI REC&T). 

Contudo, apesar de admitir a existencia de tais assimetrias e a necessidade de 

utilizar o maior numero possivel de instrumentos, que, segundo seu documento, "vao da 

cooperar;ao e parceria ate a assistimcia tecnica atraves de acordos bilaterais ou 
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multilaterais", a estrategia nao avan<;a na defini<;ao clara do pape! dos Estados locais na 

e!aborayao de uma politica cientifica e tecnologica co mum. Mesmo assim, ( e talvez como 

forma de compensar tal indefini.;ao) as delega<;5es procuraram manter urn escopo abrangente 

para linhas de a<;ao priorizadas, quais sejam: 

• "Troca de infom1a<;oes para melhorar o conhecimento mutuo da infraestrutura de C&T 

(servi9os, capacidade de pesquisa e desenvolvimento - centros de exelencia, forma<;ao 

eaperfei<;oamento de RH) atraves da analise do marco legal visando identificar restri<;5es e 

oportunidades para coopera<;ao, iniciativas ja existentes, e os instrumentos de apoio; 

• busca de coopera<;ao e parceria junto a empresas ou organiza<;oes empresariais com 

destaque para as lideres; 

• coopera<;ao e integrat;ao em termos de infra-estrutura de C&T: tanto na organiza<;ao de 

servi<;os tecnologicos para a regiao ( caso das redes informatizadas ), quanto na participat;ao 

articulada em programas apoiados por orgaos intemacionais e em programas de 

treinamento associados com projetos concretos de P&D de organizat;ao ou implanta<;ao de 

capacidade de infra-estrutura, etc.); 

• montagem de urn sistema de informat;oes de interesse geral no MERCOSUL, que inclua 

informa<;oes tecnologicas setoriais, eventos em C& T, referencias bibliognificas, dados sobre 

a oferta e a demanda de servio;;os tecnologicos, etc; 

• formayao e treinamento de recursos humanos inclusive para a gestao de iniciativas de 

cooperac;ao; 

• extensao para os profissionais de nivel tecnico das ac;oes voltadas ao desenvolvimento de 

recursos humanos atualmente limitadas aos cursos de gradua<;ao e pos-graduac;ao; 

• refor<;o das atividades de coopera<;ao bilaterais ja existentes incluindo o reequacionamento 

das mesmas buscando urn maior envolvimento dos sotores empresariais, a cria<;ao de 

centros de excelencia comunitilrios podendo para isto mudar ou adaptar as institui<;oes de 

C&T atuais; 

• dar enfase na coperac;ao cientifica aos setores difusores de competitividade, como por 

exemplo: informatica, microeletronica, biotecnologia, novos materiais, espacial e quimica; 

• incentivo ao projetos voltados ao mercado, com enfase nos de natureza tecnol6gica 

destinados a melhoria da qualidade, produtividade e inova<;ao. Tais projetos podem estar 

ligados a atividades-fim ou atividades-meio, em particular a implanta<yao de uma infra

estrutura adequada as necessidades dos setores produtivos; 
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• incentivo para iniciativas destinadas a resolver problemas sociais urgentes da regiao; 

• enfase no trinomio tecnologia, meio-ambiente e preserva9iio dos recursos naturais; 

• busca de capacitac;:ao em tecnicas gerenciais para formar uma rede de instituic;oes capaz de 

fornecer gestores qualificados; 

• articulac;ao entre as agencias e orgaos de financiamento em cada pais-membra; 

• articulavao com organizav6es intemacionais de cooperac;ao, nas quais os paise-membros 

tenham participac;ao, sobretudo em temas de desenvolvimento tecno!ogico, par exemplo: a 

utilizac;ao do T ratado de Montevideu como instrument a juridico para vincular as iniciativas 

de articula.;ao no campo tecnologico." (Anexo III a VI REC&T) 

De acordo com o exposto, a orienta9ao da estrategia para os setores produtivos 

poe em relevo a coopera9iio com as chamadas empresas lideres. Contudo, em que pese o 

carater resumido do documento, a ausencia de qualquer de tipo de caracterizac;ao sugere a 

adovao de urn criteria de tratamento no qual, implicitamente, a diferenciayao quanta a origem 

do capital niio se faz necessaria. Assim, considerando, que no ambito local ( ao menos no caso 

dos paises do MERCOSUL ), o papel de lideran9a nos set ores mais diniimicos da economia, via 

de regra, e exercido pelas filiais dos grandes grupos transnacionais, caracterizados, sobretudo, 

par possuir capacidade inovativa propria e cuja 16gica do pracesso decisorio dentro das 

estrategias corporativas, historicamente, tern excluido a possibilidade de firmar acordos de 

coopera;;ao dentro das prioridades que estabe!ecem, parece ser pouco pravitvel que haja 

interesse de sua parte em estabelecer novas bases para o padrao de relacionamento com os 

sistemas nacionais de C&T. 

Par outro !ado, dado que a diniimica do pracesso de integra<yao condicionada 

pelos interesses locais, conformou uma organiza<;ao assentada sabre o relacionamento entre 

govemos, duas observa((oes emergem. Em primeira Iugar, de acordo com o exposto na 

primeira parte deste trabalho, muito embora o pracesso tenha obtido sucesso no que tange ao 

envolvimento dos setores produtivos, tal esfor9o se concentrou nas qucstoes comerciais em 

detrimento das demais, em fun<;ao das assimetrias existentes entre as estruturas industriais e do 

descompasso no ritmo e grau de abertura de cada membra. Alem disto, do ponto de vista 

institucional, a pretendida "participaqiio em lodos os niveis" dos setores produtivos nao dispoe 

de formas de manifestavao efetivas dentro do Mercosul, uma vez que os canais criados em 
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seus foros sao de natureza apenas consultiva. Como a REC&T possm uma estrutura cuja 

dinamica reproduz no ambito da C&T estas caracteristicas, tambem nesta instancia a vocavao 

propalada tende a se manifestar apenas no plano do discurso. 

Outro aspecto importante que merece ser considerado diz respeito ao 

aproveitamento das experiencias anteriores incluindo sua eventual reformulavao em direvao 

aos interesse empresariais que dao a tonica da orientavao do MERCOSUL. Contudo, ao 

contrario da etapa previa, a instancia tem-se mostrado, ate o momenta incapaz de incorporar 

as iniciativas de cooperayao anteriores em fun91io da nova orientaviio do projeto de integra9ao 

baseado sobre o ideario neoliberal de reduc;ao do papel regulador do Estado. 

Ainda conforme o documento a cooperac;ao deveria pnonzar os "setores 

difusores de competitividade" identificados com os campos da chamada fronteira do 

conhecimento. Mas, tal identificac;ao das prioridades, em termos de linhas de pesquisa e 

desenvolvimento, contribui para acinar o afastamento dos setores produtivos na medida em 

que a oferta de conhecimentos gerada nii.o corresponde as necessidades dos setores produtivos 

mais tradicionais. No caso dos setores mais modemos a capacitac;ao se da pela via da 

transferencia de tecnologia, que normalmente, e obtida atraves dos chamados pacotes 

tecnologicos. 

Assim, da mesma forma que nos sistemas nacionais de C&T, a enfase nas areas 

de ponta na estrategia de cooperac;ao tende a ter urn reduzido impacto dentro do padrao 

industrial predominante, pouco contribuindo para romper, ao nivel sub-regional, com a falta de 

demanda dos meios empresariais. Trata-se na verdade da reprodu9ao no macroambiente da 

integra9ao de uma contradi91io inerente a maior parte dos sistemas nacionais de C&T da 

America Latina. Este quadro e agravado ainda, no caso da cooperavao academica, pela oferta 

de oportunidades junto aos paises mais desenvolvidos que tende a esvaziar as iniciativas intra

bloco. 

Finalmente, o documento limita-se a incluir apenas no plano do discurso 

referencias topicas e genericas sobre a necessidade de direcionar a coopera91io ao 

equacionamento dos problemas sociais ( e de meio ambiente) da regiii.o. De fa to, muito embora 

a complexidade do tema exija, por si mesma, urna estrategia a parte, ele nao suscitou nenhum 
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aprofundamento ma10r nem em termos de diagnostico, nem quanto ao detalhamento dos 

instrumentos necessarios para tal tarefa. 

Em termos operacionais a REC& T decidiu criar uma comissao para tratrar dos 

criterios e defini<;oes sobre projetos do MERCOSUL, composta por dois representantes de 

cada pais. Sao atribui<;5es desta o estabelecimento das prioridades em termos de 

posicionamento frente a Uniao Europeia em assuntos de C&T, linhas e areas de coopera<;iio, 

esquemas de formula<;ao, controle de gestao, avaliao;ao de projetos e medi<;ao do impacto dos 

rnesmos. De ac.ordo com uma proposta apresentadda pela delega<;ao uruguaia furam defindos 

tres diferentes tipos de projetos: os espontaneos, ou seja, aqueles surgidos como resultado de 

iniciativas indepentes; os induzidos pela REC&T, atraves de estudos previos, em fun<;iio de 

seus impactos socio-economicos, e; os comunitarios; quer dizer, aqueles que se originaram a . 

partir de outros 6rgaos pertencentes ao MERCOSUL. 

As condi<;6es gerais exigidas quanto a participa<;ao sao, no caso dos induzidos e 

comunitarios, que ao menos dois paises-membros estejam representados pelas institui<;oes 

interessadas e que tanto pesquisadores, quanto institui<;:6es dos demais paises venham a ser 

posteriormente incorporadas. Com rela<;ao a apresenta~tiio, os projetos podem ser remetidos 

pelas contrapartes nacionais ao seu respectivo Orgao Nacional de C&T (ONC&T) ou 

conjuntamente a REC&T atraves da Secretaria Administrativa do MERCOSUL. No que diz 

respeito a avalia<;ao sugere-se tres formas distintas: nacional, pelos ONC&T; conjunta, com 

representantes dos paises participantes, e; independente, de acordo com urn sistema por pares. 

No caso dos projetos induzidos as atapas a serem cumpridas incluem: estudo, atraves de 

consultorias nacionais ou comunitarias; convocatoria, que levani em conta nos resultados do 

estudo as areas e condi<;oes especificas dos projetos; avalia<;iio, que se efetuara confonne 

estabelecido nas condi<;5es gerais, e; aprovaviio, por parte da REC&T. 

Por fim, em rela<;ao aos criterios de sele<;ao sugeriu-se que os projetos: seJam 

apresentados e confirmados por parte de dois ou mais 6rgaos do MERCOSlJL; estejam em 

concordancia com os pianos, programas e estrategias da REC&T; sejam viaveis em tennos 

tecnicos, sociais, economicos, financeiros, ambientais, etc.; tenham concordancia com os 

mecamsmos e procedimentos dos respectivos 6rgaos de apoio; tragam impactos sociais, 

economicos e inovativos significativos para os setores produtivos; que colaborem na 
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integraviio tecnol6gica e economica da regiao; impliquem na melhor utiliza<;ao dos recursos 

humanos, materiais e institucionais da regiao, e; enfatizem o homem com a cria<;;iio de 

empregos e melhoria da qualidade de vida. 

Quanto ao financimento, cada projeto devera contar previamente com o apoio 

das contrapartes nacionais. Os recursos para o financiamento dos prograrnas e projetos 

deverao ser obtidos atraves da "orquestrar;:i'io dos instmmentos de apoio existentes" confonne 

urn conjunto de cinco "ideias-forr;:a" que constam no Anexo III a VI REC&T. Sao elas: 

buscar a hannoniza<;iio das linhas de financiamento, dos incentivos fiscais e demais 

instrumentos de fomento; articular as politicas operacionais das instituiv5es financiadoras; 

reduzir os custos das atividades de C&T; utiliza<;;iio de recursos niio govemamentais e privados 

dada a orientaviio voltada para os setores produtivos, e; articula<;;ao com a Reuniao de 

Ministros da Educaviio para a utilizav1io dos recursos disponiveis. 

No que tange a gestiio da coopera<yao, a estrategia observa que muito embora a 

importancia das atividades desenvolvidas pela REC&T seja inegavel, dado que trata-se de uma 

fase de transiv1io e que alem disto o tema envolve uma grande multiplicidade de questoes e 

atores, elas devem se pautar pelo pragmatismo. Assim, a consolida<;iio de sua estrutura 

gerencial necessaria para criar urn sistema de controle adequado das atividades de estimulo a 

coopera<;iio, acabou sendo postergada para uma segunda etapa. Neste sentido, foi definido urn 

conjunto de posturas para viabilizar estas tarefas que incluem segundo o Anexo Ill da VI 

REC&T: a articula<;iio pennanente com os Subgrupos de Trabalho 03, 07, 08 e 09; a ado<;1io 

de uma abordagem dual topdovvn e bottom up para a organiza<yao das atividades partindo da 

identifica<;1io de interesses/necessidades ou interagindo com institui<;oes envolvidas para 

localizar iniciativas relevantes para a integra<y1io. 

A 7a. REC&T foi efetivada na cidade de Montevideu, entre os dias 29 e 30 de 

setembro de !994. Nela analisou-se a vers1io sintetica da estrategia da Reuniao e a proposta de 

projeto de cooperayiio elaborada na Reuniiio anterior; aprovou-se documento para ser 

apreciado pelo GMC sobre as relav5es com a Uniao Europeia; deliberou-se que haver1io dois 

tipos de projetos no tocante a necessidade ( ou nao) de financiamento extemo para P&D; foram 

apreciados os informes das Comissoes Tematicas e do SGT -07 sobre polltica industrial e 
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tecnol6gica; acordou-se realizar o ll Workshop sobre Agencias de Financiamento e de 

Promocao da Ciencia e T ecnologia 

A 8a. REC&T foi realizada na mesma cidade, exatos dois meses ap6s a reuniao 

anterior. Procedeu-se a atualizacao do Portfolio de Projetos, o projeto "Red de Investigadores 

del M£1?COSUL Residentes Fuera de sus Paises de Origen" da delegacao argentina foi 

forrnalmente apresentado e as delegacoes, assim como as Comissoes T ematicas, inforrnaram as 

atividades em curso e programadas. 0 Subgrupo de Trabalho 07 apresentou documento 

prelirninar sobre Politica Industrial e Tecnol6gica. Alern disto foi agendado o Segundo 

Workshop corn agencias de financiamento privilegiando a questao da demanda de C&T. 

Merece destaque a redefini91io pelo GMC do papel da instancia dentro do 

Mercosul. Ao encerrar-se o chamado "periodo de transi<;ao" para a forrnayiio de uma uniao 

aduaneira, a REC&T passou a se constituir o orgao oficial de ciencia e tecnologia do bloco. 

Assim, o tratamento de todos os assuntos pertinentes ao campo da ciencia e tecnologia, 

levantados pelos subgrupos de trabalho, a partir do inicio de 1995 foi centralizado na esfera da 

REC&T (sugeriu-se inclusive que o mesmo procedimento fosse adotado no ambito das 

Reunioes de Ministros da Saude e do Foro Consultivo Economico e Sociat6l). 

Levando isto em consideraviio, neste encontro foi apresentado o Plano de Aqiio 

Programada da REC&T para 1995 (Anexo III a Ata da 8.a REC&T), elaborado pela 

delegacao brasileira e aprovado pelos demais representantes dos paises-membros. Superados 

OS impasses relativos a defini<yao da TEC, que paralizaram 0 andamento das atividades da 

instancia, mais uma vez procurou-se enfatizar a necessidade de buscar resultados concretos na 

viabilizayiio de projetos. Para isto, o programa definiu como prioridades o aperfeivoamento do 

funcionamento da REC&T, o aumento da participayiio de outros atores, notadamente o setor 

produtivo, e negociavoes de acordos junto a terceiros paises. 

Quanto ao aperfeicoamento, as atividades dever -se-iam orientar para a difusao 

de inforrnavoes relativas a C&T assim como dos trabalhos e da estrategia da REC& T atraves 

61 0 Foro Consultivo Economico e Social foi estabelecido no ambito da Comissao Parlamentar Conjunta e 
congrega representantes de diversos setores. 
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da cria<;:ao de sistemas e redes intormatizadas e outros meios de comunica<;:ao. Quanto a busca 

de envolvimento dos setores produtivos, as a<;:6es incluiriam a participa<;:ao e realiza<;:ao de 

eventos de integra<;:ao e busca de oportunidades, a realiza<;:ao de curso sobre gestao e a 

forma<;:ao de urn Grupo Tecnico Consultivo para selecionar projetos. Por fim, previa-se ainda o 

estabelecimento de canais de aproxima<;:ao junto a terceiros paises, tanto da Ameca Latina, 

com enfase no Chile e na Bolivia, quanto do NAFTA e da Uniao Europeia. 

No ano seguinte, realizou-se em Buenos Aires o primeiro encontro de Ministros 

de Ciencia e Tecnologia do Mercosul (26 de abril de 1995). Durante a reuniao diversas 

decisoes foram tomadas dentre elas duas merecem destaque, a primeira, re!ativa a proposta de 

enviar ao GMC uma solicita<;:ao para a cria<;:ao de uma Comissao de Ciencia e Tecnologia que 

incorporasse os resultados e a.;oes desenvolvidas pela REC&T, particularmente aqueles 

referentes ao Documento de Estrategia. A segunda, foi a proposta de cria<;:ao de urn Fundo 

Rotatorio composto por recursos proprios e de terceiros, oriundos de linhas intemacionais, 

direcionado ao financiamento dos programas e projetos induzidos de coopera<;:ao na area de 

C&T. 

No tocante a cooperavao decidiu-se, ainda, apmar iniciativas voltadas ao 

aperfeivoamento profissional, estimular a avaliavao conjunta de projetos de P&D e estimular a 

parcena com organismos intemacionais no desenvolvimento dos projetos e programas 

desenvolvidos pela Comissao de C&T. Acordou-se, tambem, para orientavao das a<;:oes 

conjuntas, definir como areas programaticas a gestao tecnologic~ as tematicas aplicadas e as 

SOCialS. 

A primeira, abrangendo apenas o campo da tecnologia, destina-se a cria<;:ao de 

infra-estrutura e a harmonizavao da legislavao em temas de interesse comercial mais imediato, 

tais como: troca de informavoes, transferencia e avalia9ao de conhecimentos, propriedade 

intelectual, identificayao e analise de oportunidades. A segunda inclui os setores produtivos 

mais tradicionais ( tais como agropecuaria, agroindustria, alimentos e transportes) em func;ao de 

sua importancia para o abastecimento intra-bloco e do peso no comercio sub-regional. Alem 

destes, figuram campos considerados vitais em termos economicos e de infra-estrutura, tais 

como: recursos naturais, energia e telecomunicavoes. Foram selecionados, ainda, setores da 

"fronteira cientifica e tecnologica" cuja importancia decorre da busca de capacitac;ao em 
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setores difusores de inova9ao, tais como: biotecnologia, novos materiais, tecnologia espacial, 

climatologia e informatica. Finalmente a terceira area se refere aos assuntos relacionados ao 

interesse social dos setores mais carentes das popula96es locais, este e o caso dos campos da 

saude, nutri9ao, problemas urbanos e regionais, problemas populacionais, ordenamento e 

desenvolvimento ambiental, e desemprego. 

Apesar da conferencia de ministros, o nono encontro da REC&T so pode ser 

realizado decorridos quase dez meses apos a reuniao anterior, nos dias 18 e 19 de setembro de 

1995. Isto e, com aproximadamente nove meses de vigencia da estrutura institucional definitiva 

do MERCOStJL e, portanto da ampliavao do papel desta instancia a partir do novo modo de 

relacionamento desta com os demais orgaos tecnicos do MERCOSUL. Tal atraso, resultou da 

crise mexicana que, logo no fim de 1994, originou urn novo e grave impasse que, como visto, 

nao so inviabilizou as metas de Las Leiias, como tambem, repercutiu no atraso da 

intemalizavao da maior parte das decisoes tomadas em relavao ao campo comercial. 

Na nona REC&T foram criados a comissao tematica dedicada a Capacitavao de 

Recursos Humanos e o Grupo de Trabalho sobre Linhas de Financiamento, com enfase nos 

projetos induzidos. Alem disto, a delega<;:ao brasileira apresentou urn documento (Anexo IV a 

9a REC&T) contendo informa<;:oes sobre as atividades nas areas de biotecnologia, recursos 

maritmos, energia e saude que poderiam vir a ser incorporadas ao Programa de Tabalho do 

orgao. 

A lOa. REC&T ocorreu no mesmo local e apenas urn dia apos o encerramento 

do encontro anterior ou seja nos dias 21 e 22 de novembro de 1995. quando foi, entao, 

elaborado e discutido seu Programa de Trabalho, sugerido pela delega<;ao do Brasil, para !995 

agora com vistas ao ano seguinte. Alem dos informes das delega<;oes a da revista das 

atividades das Comissoes Tematicas, foi discutida a participas;ao do orgao no Programa 

Bolivar, a coordena<;ao da coopera<;:ao com a Uniao Europeia e preparada a Reuniao de 

Ministros de C&T do MERCOSUL (mar<;o de 1996). 

Deste encontro vale recordar o inicio da definicao de tarefas da nova Comissao 

Tematica de Capacita<;:ao de Recursos Humanos e do Grupo de Trabalho sobre Linhas de 

Financiamento. No caso da primeira foi determinada a cria<;;ao de urn grupo de trabalho para 
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compatibilizar os sistemas de avaliaviio dos cursos de p6s-graduayao locais e de outro 

dedicado a cria.;;ao de urn Fundo de Bolsas MERCOSUL para financiar a capacita.;;ao e 

formavilo de RH. No segundo caso, as principais atividades determinadas cobriam o 

levantamento e a divulga.;;ao das fontes nacionais e intemacionais de financiamento e a 

implementa.;;ao de urn fundo comum para projetos induzidos com recursos govemamentais. 

A lla. REC&T aconteceu em Assun<;:ao no Paraguai no dia 26 de fevereiro de 

1996. 0 fato mais relevante deste encontro foi a aprova<;:ao da versao definitiva da proposta 

brasileira, discutida na reuniao anterior, para o Programa de Trabalho 95/96 (Anexo III a Ata 

da 11 a. REC& T) apos mudan.;;as sugeridas pelas demais delega;;:oes. Partindo da identifica;;:ao 

das Areas Programaticas definidas durante o encontro de Ministros de C&T, o Programa 

determinou as comissoes tematicas e ao grupo de trabalho a defini;;:ao das agendas de tarefas 

de curto e medio prazo62 

0 decimo segundo encontro da REC&T foi em Buenos Aires, nos dias 30 e 31 

de maio de 1996, e dele nao participou a de!ega<;:ao paraguaia. Nesta reuniao determinou-se: 

que a instiincia deveria buscar coordena;;:ao em termos de coopera<;ao com a Uniao Europeia, 

o que incluiu a proposta de areas para o Programa Marco INCO-DC e os requerimentos de 

coopera;;:ao tecnica que devem ser incluidos nas negocia96es; o levantamento das demandas de 

coopera;;:ao no Programa MERCOSlJL 2000 e a busca de fontes para satisfaze-las; a discussao 

dos mecanismos para a incorpora;;:ao e continuidade de projetos, programas e atividades da 

REC& T, e; a anillise e avalia;;:ao da proposta brasileira de realizayao de urn Simp6sio sobre 

Coopera<;ao Cientifica, Tecnologica e Empresarial para amp liar as oportunidades neste campo. 

Do acompanhamento dos encontros da REC&T atraves da !eitura de suas Atas, 

emergem algumas considera<;oes importantes para a compreencao dos limites de sua atuacao 

dentro do processo de integra;;ao. Em primeiro lugar, percebe-se que, a despeito do papel 

secundario dos temas de C&T nesta etapa, a reorienta;;:ao do processo nao impediu a 

elabora<;:ao de uma abrangente e complexa agenda de prioridades estabelecida a partir da 

aprovacao da Estrategia de Trabalho da REC&T. Em segundo Iugar, apesar da estrategia, a 

62 Tais tarefas envolviam a dehmita~ao de objetivos especlflcos, sua justificativa, os instrumentos, atividades e 

prazos necessarios a sua implementa<;ao (que variam de seis meses a urn ano na maior parte dos casos}. 
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percepyao compartilhada entre as delega96es da necessidade de buscar resultados concretos, 

nao se traduziu em termos de programas e projetos de cooperavao. Mas, na implementayao de 

uma serie de a96es concretas no ambito interno voltadas tao somente a sua forma de 

organizayao e articula((ao no plano instituciona!. 

Assim mesmo, a instancia, dentro do periodo enfocado, obteve sucesso apenas 

parcial neste limitado conjunto de tarefas, cuja conclusao estava inicialmente prevista para o 

encerramento do periodo de transi<;ao estabelecido pelo Tratado de Assun9ao (isto e ate o 

inicio de 1995). Quais sejam 

• "montagem de urn sistema de divulga9ao de eventos relativos ao processo de negocia<;:ao da 

integra9ao em geral e da REC&T; 

• informatiza<;:ao do gerenciamento com a facilita<;ao do acesso e transferencia de dados 

(induindo correio eletr6nico ); 

• organiza<;:ao de urn portfolio de projetos que incluam a definiviio de objetivos, os atores 

institucionais ou nao envolvidos, os recursos requeridos e suas fontes, etc.; 

• elaborac,;ao conjunta de pleitos para serem encaminhados a organismos internacionais, assim 

como a ado<;ao de posicionamento em bloco em seus foros, e; 

• definic,;ao de indicadores de C&T e sua organiza9ao em urn sistema integrado". (Anexo III a 

VIREC&T) 

Em resumo, as av5es programadas, tern priorizado a infra-estrutura de C& T 

atraves do levantamento dos marcos normativos locais, os investimentos em sistemas 

informatizados e o treinamento de especialistas da regiao. Quanto a cooperavao cientifica e 

tecnol6gica, ate a conclusao deste trabalho, nao foram identificadas qualquer iniciativa no 

ambito oficial. A instiincia tern privilegiado apenas a divulga91io e promocao de eventos 

direcionados a detectar eventuais oportunidades e estimu!ar a participavao dos setores 

produtivos assim como das agencias nacionais de fomento. Apesar disto, tal desempenho tern 

sido considerado satisfat6rio nas instiincias superiores coordenadas desde as respectivas 

Chancelarias que tern sido utilizado o andamento destas tarefas, recorrentemente, como mais 

urn instrumento de ret6rica oficial para reiterar o sucesso e a amplitude do processo de 

integra9ao (assim como o Plano Trienal de Educacao), sobretudo diante das frequentes crises 

decis6rias resultantes de impasses na area comercial. 
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Muito embora a aprovaviio para a criaviio da REC&T por parte do GMC tenha 

ocorrido por ocasiao do Cronograma de Las Leiias, e possa a partir disto ser interpretada, a 

primeira vista, como urn gesto de vontade politica. A ausencia de acordos de cooperayao que 

possam ser atribuidos a urn esforvo inserido no contexto atual da integra<;:ao (isto e, uma vez 

consolidado o processo), permite concluir que tal interesse e apenas marginal. Isto, por sua 

vez, e insuficiente para gerar estimulos para a pesquisa e desenvolvimento, ja que esta tern sido 

tradicionalmente uma tarefa delegada ao Estado. 

De acordo com Dagnino/ Thomas/ Davyt (1996), a partir da decada de oitenta 

a busca de capacita<;:ao atraves de pesquisa e desenvolvimento autonomo em setores 

estrategicos deixa de ser a praxis nos estados latino-americanos. A partir do abandono do 

modelo de desenvolvimento por substituivao de importa<;:oes a transferencia de tecnologia 

toma-se a op<;:iio preferencial da maioria dos govemos locais interessados em limitar seu 

padrao de interven<;:ao tambem neste campo. 

De fato, a partir dos govemos Menem e Collor toma-se explicita a perda de 

importancia do campo da C& T dentro das prioridades das agendas politicas nacionais, 

conforme indicam o desmantelamento do aparato nacional de C& T na Argentina e a mudan<;:a 

de orienta<;:ao da politica brasileira, que deixou de !ado o principio da autonomia como 

referencial de atua<;:iio. Somando-se a isto, o sucesso, no campo comercial, da estrategia 

adotada para a continuidade do Mercosul que tende a centrar -se apenas na regula<;:iio de tais 

temas, tem-se, como resultado, a consolidaviio de urn ambiente no qual prevalece, por urn 

!ado, o desinteresse quanto a incorpora<;:ao das iniciativas preexistentes, e, por outro, a 

tentativa de transferir a responsabilidade quanto a novas iniciativas de coopera<;:ao para a esfera 

privada. 
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Considera~iies Finais 

0 presente trabalho procurou-se esclarecer como os temas relativos a 

coopera((ao cientifica e tecnol6gica foram tratados ao Iongo da trajet6ria da integra<;ao sub

regional. Mais especificamente, o estudo procurou responder por que na consolida((ao do 

processo de integrayao, a partir da ascensiio dos governos Menem e Col!or, a cooperayao 

cientifica e tecnologica oficial, que na etapa previa (1985-1990) se constituia urn dos pilares da 

aproxima<;ao bilateral entre Argentina e Brasil, deixa de figurar entre as prioridades 

estabelecida dentro da agenda do bloco? 

Tratou-se, deste modo, de abordar dois processos distintos, porem intimarnente 

associados no plano politico, para identificar e compreender como eles se relacionam, isto e, 

frente a uma experiencia concreta, a tarefa era exp!icitar quais siio, como se formam e alteram 

os elementos que condicionam tal rela<;ao. Diante disto, emergiram as dificuldades atribuidas a 

nota vel, e quase total, ausencia de referencias sobre o tema abordado. Dado que o Mercosul e 

urn arranjo que privilegia as questoes comerciais, a bibliografia existente se concentra, em sua 

maioria, nos aspectos direta ou indiretamente associados a tal campo. Para contornar, na 

medida do possivel, tal limita<;ao, o foco do estudo recaiu sobre a reconstitui<;ao de ambos os 

processos, principalmente, atraves da utiliza<;ao de fontes oficiais para a obten<;ao dos diversos 

acordos origina!mente firmados (bern como anexos, relat6rios de resultados, etc.), entrevistas 

abertas com membros da chancelaria brasileira e da delega<;ao nacional da REC&T, alem de 

extensivas consultas a arquivos na midia impressa. 

Como resultado, de sua natureza explorat6ria, o estudo assumiu urn carater 

marcadamente descritivo e informativo. Assim sendo, os capitulos 1 e 2 forarn dedicados a 

rever o processo de negocia<;iies, inserido-o no contexto dos cenarios politicos e economicos 

argentino e brasileiro, para identificar a 16gica e o sentido da conforma<;ao da agenda de 

integra<;ao e, portanto, os condicionantes da inclusao ( ou exclusao) da coopera<;ao oficial no 

campo da C&T de suas prioridades. Alem disto, com o objetivo de trazer a tona o que tern 

sido efetivamente realizado em tal campo, o capitulo 3, por sua vez, procurou detalhar, a 

exaustao, as experiencias iniciais de coopera<yao e seus resultados, assim como (ia na etapa 

seguinte) o tratamento dado aos temas de C&T, as instfmcias envolvidas, seu alcance e 

!imita<;oes 
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Considerando que o Mercosul e urn arranjo que depende da convergencia das 

politicas e interesses nacionais, resta tecer alguns comentarios a respeito do que, efetivamente, 

tern sido feito, ao nivel dos paises do bloco, em tennos de coopera.;;ao cientifica e tecnologica. 

0 objetivo e verificar em que medida o estabelecimento do Mercosul contribui, ou podera 

contribuir para a confonna<;oao de urn cenitrio alternative a tradicional escassez de iniciativas de 

coopera.;;ao, em tal campo, entre os paises-membros. Longe de intentar urn detalhamento dos 

respectivos aparatos nacionais, assim como suas trajetorias individuais, o que exigiria urn 

esfor<;oo adicional que extrapola o escopo e a natureza deste estudo, propoe-se aqui uma breve 

reflexao apoiada sobre uma abrangente e minuciosa pesquisa, realizada, em 1997, 

paralelamente a ele. 

Trata-se do projeto "Levantamento da Coopera<;oao em C&T no Ambito do 

Mercosul", sob a coordena<;oao da senbora Isabel T. Gama Alves para o Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia do Brasil, em parceria com a professora Lea V elho do Departamento de Politica 

Cientifica e Tecnologica da Universidade Estadual de Campinas. Urn de seus principais 

objetivos foi mapear o alcance, instrumentos, institui<;ooes, areas do conhecimento e setores de 

atividade envolvidos com iniciativas de cooperavao cientifica e tecnologica na sub-regiao. 

Alem deste, vale destacar, ainda, o objetivo de identificar o papel desempenhado por eventuais 

instrumentos ou pollticas de estimulo tanto no ambito local, quanto regional. 

Antes, porem, retomaremos os principais pontos abordados em cada capitulo 

do presente estudo. Do primeiro capitulo, desprende-se a conclusao de que na estrategia 

inicial, estimulada apenas pela vontade politica de ambos os govemos, os protocolos fim1ados, 

orientados pelos conceitos de "modernizayao" e "autonomia", tinbam a dupla funyao de 

estimular a concorrencia e, ao mesmo tempo, de buscar a competitividade em setores pre

selecionados. A meta de modernizayao seria atingida, portanto, atraves da liberaliza<;oao gradual 

e seletiva dos fluxos comerciais em setores complementares. A autonomia, por sua vez, 

dependeria do esforvo de elaborayao de politicas comuns voltadas a ampliayao da 

competitividade. As iniciativas oficiais de cooperayao cientifica e tecnologica, em setores de 

ponta, se inseriram-se no contexto destas politicas revestindo-se assim de importiincia, nao so 

da uma perspectiva diplomatica, mas tambem estrategica. 
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Em termos analiticos, pode-se afirmar que tal postura era compativel com a 

1magem herdada do periodo de crescimento "para dentro", baseado no modelo de 

industrializayao por substitui<;ao de importa<;oes (ISI). Tratava-se, pois, da defesa conjunta dos 

interesses internos de cada pais nao so frente ao esgotamento de tal modelo, mas tambem em 

fun<;ao da perda de importiincia economica da regiao. A iniciativa, portanto, respondia ao 

acirramento das condi.;oes de concorrencia no exterior, estimulado pela a emergencia do 

cluster de inova96es que definiu urn novo padrao tecnol6gico e deu origem a outra etapa de 

amplia<;ao e transnacionaliza.;ao dos mercados financeiro, de bens e servi<;os. 

No campo da ciencia e tecnologia, de acordo com Dagnino, Thomas e Davyt 

(1996), tal imagem predominou ao Iongo das decadas de sessenta e setenta, periodo no qual as 

politicas locais seguiam preconizando a ret6rica da defesa da soberania nacional em areas tidas 

como estrategicas e com potencial economico. 0 objetivo, era internalizar a chamada cadeia 

linear de inova<;ao63, atraves de investimentos publicos, em institui<;oes de pesquisa e 

desenvolvimento, voltados a gera.;ao de urn estoque de conhecimentos potencialmente 

aproveitavel pelos setores produtivos. Dentro desta visao, a coopera.;ao deveria se constituir 

urn importante instrumento, complementar para a busca end6gena de capacita.;ao, na medida 

em que as informayoes, conhecimentos e experiencias absorvidas, junto aos paises mais 

desenvolvidos, contribuissem para gerar urn padrao sustentavel de aprendizado. 

Isto, pon\m, esbarrava na existencia de politicas implicitas64 que, em 

concordancia com a dinamica do modelo de industrializa<;ao por substitui.;ao de importa<;oes, 

atuaram em sentido contrario. Tais politicas trataram de privilegiar os tradicionais mecanismos 

de transferencia de tecnologia (em geral, defasadas ), das empresas transnacionais, com 

objetivo assegurar a rapida "modernizavao" tecnol6gica das estruturas industriais locais. Deste 

modo, esvaziaram-se os esfor.;os de pesquisa e desenvolvimento end6genos, despendidos 

isoladamente no ambito dos aparatos nacionais de C& T. 

63 Trata-se do classico circuito que compreende as seguintes etapas: pesquisa Msica, pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnologico. produ9ao e fina!mcnte consumo. 

64 Os autores empregaram, em sua reflexao. os conceitos de po!itica explicita e politica implicita de ciencia e 
tecnologia na America Latina desenvolvidos por Herrera (1995). 
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A cnse e posterior abandono da estrategia de lSI, Ionge de conduzir ao 

redirecionamento das politicas nacionais de ciencia e tecnologia na America Latina, na 

verdade, acabou por reiten!-las. A partir da crise do padrao de financiamento com base no 

endividamento extemo (marcada pela moratoria mexicana de setembro de 1982) e do processo 

de estatizayao desta divida65, uma nova imagem de estado comec;;ou a se generalizar. Tal 

imagem correspondia a necessidade de implementar urn ajuste economico, de corte recessivo, 

que, no ambito do setor publico, pressupunha a reduc;ao do papel do estado, tanto no que diz 

respeito aos investimentos diretos, quanto no que tange ao seu papel regulador. 

Para as politicas cientificas e tecnologicas locais isto significou, de acordo com 

Dagnino, Thomas e Davyt (1996), a explicitac;;ao do abandono da meta de capacitac;ao 

endogena e a legitimavao do recurso a importavao de tecnologias, como uma postura 

pragmatica valida na busca de competitividade. Como resultado, de tal op((ao, perpetua-se uma 

contradic;ao inerente ao proprio estilo de desenvolvimento dependente dos paises da regiao. 

Trata-se da tradicional problematica relativa a dissociavao entre os aparatos nacionais de 

ciencia e tecnologia, dos paises da America Latina, e os respectivos sistemas produtivos66 

Segundo os autores, a nao difusao do conhecimento produzido deve-se tanto a adovao de 

criterios, estabelecidos internamente pelas comunidades de pesquisa locais, de modo geral, 

alheios as necessidades sociais, quanto ao direcionamento da demanda, dos setores produtivos, 

as tecnologias geradas no exterior. 

Foi neste contexto que a cooperavao oficial, entre Argentina e Brasil, 

implementada durante o periodo l 985- J 989, alcan((Ou resultados significativos ao incorporar 

iniciativas anteriores e ampliar seu escopo para novas frentes. Assim sendo, a coopera<;ao 

oficial, favorecida pelo ambiente politico bilateral, ja nao encontrava, no final dos oitenta, 

correspondencia na trajet6ria das politicas cientificas e tecnologicas nacionais. 

Isto ocorreu gravas a dois elementos basicos, presentes na etapa inicial da 

integra<;ao, que contribuiram para gerar urn ambiente favoravel a tais iniciativas. Em primeiro 

65 Para maiores detalhes sobre tal processo consultar Cruz ( 1984 ). 

66 Tal lema foi fartamen!e debatido, na <L"cada de seten!a, por aulores como Amilcar Herrera, Jorge Sabato. 

Oscar Varsavsky. Francisco Sagasti. entre outros. 

80 



Iugar, a sobrevivencia do projeto de integrai(ao dependeu, tao somente, da vontade politica 

govemamental pois o envolvimento dos setores empresariais ainda era urn objetivo a ser 

alcan<;ado. Portanto, para garantir o maior comprometimento e a confian<;a reciproca, entre 

ambos os governos, a estrategia buscou estabelecer outros vinculos, alem dos comerciais, onde 

eles fossem possiveis. Tal fato, contudo, nao se contrapoe, absolutamente, a importancia 

central de tais assuntos ao Iongo de todo o processo. Posto que, a cooperayao cientifica e 

tecnologica ja havia sido oficialmente desobstruida, desde o fim das gestoes militares, ela se 

constituia uma "linha de menor resistencia"67 se comparada aos acordos comerciais que, em 

certos casos (tais como o do trigo e da industria automobilistica), extgem complexas e 

demoradas negocia<;oes. 

Em segundo Iugar, mas nao menos importante, a coopera<;ao foi favorecida pela 

revalida<;ao do conceito de autonomia, no ambito do PICE, como vetor de competitiv:idade, 

revestindo de importancia estrategica a incorporai(ao de campo da C&T dentro das prioridades 

da agenda. Dada a existencia de efetiva vontade politica, foi possivel assegurar o empenho dos 

govemos locais no aporte de verbas publicas, atraves das respectivas agencias de fomento e 

coordena<;ao. Assim, embora nao possa ser atribuido papel alternative a tal cooperayao, em 

fun9ao da posterior exclusao da agenda do Mercosul, as experiencias depoem em favor de seu 

potencial, em termos de capacita<;ao em nichos especificos, para a superac;ao das barreiras ao 

fluxo de conhecimentos produzidos desde os paises centrais. 

Nao seria precipitado adm:itir que, alem de contar com o respaldo politico

diplomatico, tais iniciativas tiveram o apoio das comunidades cientificas locais que 

vislumbravam a oportunidade de contornar, ainda que de forma paliativa, as politicas locais de 

C&T. Finalmente deve-se considerar o efeito demonstrayao, do precedente aberto no campo 

da energia nuclear (sem duvida ode maior envergadura e melhores resultados), eo referendo 

tacito dos setores militares, que os conduziram, a incorpora91io do conceito autonomia nos 

objetivos da coopera9ao cientifica e tecnologica civil. 

67 Apenas em can\ter especulativo, pode-se snpor que deve ter contribuido para di!uir o receio ou descrCdito da 

opiniao pl!blica, a utiliza~:~o do senso comum no qual prevalece a imagem cognlt!va de que o desenvolvimento 

cientifico e tecnologico tctlde via de reg,ra a let efe!f!ls beneficos o que lhe cooferc celia "neutra!idade·' em 
tennos politicos. 



0 capitulo 2 procurou esclarecer que o inegavel exito da integra<;ao no campo 

comercial, a partir dos govemos Menem e Collor, garantiu o envolvimento do empresariado 

acrescentando a urn processo, inicialmente apenas politico, interesses privados. Com isto 

adquiriu importancia central a "politica de competi<;:ao", representada sobretudo pela redu9ao 

do cronograma de desgrava9ao tarifaria, ao passo que a "politica de competitividade" passou a 

se limitar aos esfor<;os de regula91io deste novo ambiente cujo melhor exemplo foram as 

negocia<;iies para o estabelecimento da Tarifa externa Comum. 

De fato, como resultado da eficiencia diplomatica e burocratica, no 

encaminhamento dos temas comerciais, e da oportunidade aberta aos investidores de assegurar 

a participac,:ao no mercado ampliado, como altemativa a propria liberalizayao dos mercados 

intemos, houve urn inegavel e significativo aumento do interciimbio no Mercosul. 0 relativo 

sucesso neste campo, contudo, nao impediu que a falta de consenso, frente as mudan9as nas 

conjunturas macroeconomicas nos principais paises-membros, interrompesse sistematicamente 

o processo decis6rio. Diante disto, e dadas as fortes assimetrias nas respectivas estruturas 

produtivas, os atores empresariais passaram a condicionar seu apoio unicamente a busca de 

instrumentos eficazes no equacionamento dos obstaculos ao comercio gerados pelo 

descompasso entre as politicas economicas locais. Como resultado, a agenda de integra<;ao se 

sobrecarregou, tornando tais temas, na pratica, a principal (senao unica) fonte de 

hierarquizayao das prioridades do bloco. 

Isto representou uma importante mudan<;a em rela9ao a etapa de gesta<;ao do 

processo de integra9ao. A partir de sua consolidayao, o bloco passou a alinhar-se com a 

tendencia de redu<;ao do papel do estado na forrnula.;;ao de politicas industrial e tecnol6gica 

ativas. Deste modo, a autonomia estrategica e abandonada como referencial, tambem no 

ambito do bloco, em funvao da referida op<;:ao pelo emprego de mecanismos de transferencia 

de tecnologias. Assim sendo, a disposi9ao politica quanto a novas iniciativas oficiais de 

coopera<;ao em C&T desaparece pois, nao so, tal campo perde sua importiincia do ponto de 

vista politico-diplomatico, como tambem, agrava-se a tradicional aliena<;ao entre os aparatos 

locais de C&T e os setores produtivos, cujos interesses, em rela.;:ao ao Mercosul, limitam-se 

aos temas economicos e comerciais. 

82 



Neste senti do, o surgimento do mercado sub-regional, no contex1o da atual 

etapa do processo de intemacionaliza<;:iio da produ<;:iio e da consolida<;:ao do padrao 

tecnol6gico, baseado na automa<;ao flexivel e em novas formas de organiza<;ao do trabalho, 

chama aten<;ao para o papel desempenhado pelos grandes grupos transnacionais68. Os 

elevados custos dos investimentos em P&D, em fun<;ao de sua complexidade e risco, 

realizados por tais empresas, aliado a propria dinamica do processo de inova<;ao tecnol6gica 

tendem a refor<;ar as estruturas de mercado com alto grau de concentra<;ao relativa presentes 

nos principais palses-membros. Com isto, perpetuam-se as dificuldades de acesso as novas 

tecnologias sejam elas atribuidas aos custos embutidos nos mecanismos tradicionais de 

transferencia, sejam ao aumento da pressao dos organismos intemacionais de regula<;ao de 

propriedade intelectuaL 

Con forme mostrado por Katz (1981) as evidencias empiricas sobre os termos 

dos acordos de transferencia de tecnologia industrial para os paises da America Latina indicam 

a existencia de custos de natureza explicita e implicita nos contratos de licenciamento firmados 

com as grandes empresas transnacionais (ET's). 0 aut or classifica como custos explicitos 

aqueles nos quais a parte compradora incorre quando efetua pagamentos diretos69 atraves das 

transferencias monetarias. Tais pagamentos nao sao nem a imica, nem a principal forma de 

remunerar a transferencia de tecnologia, mas, de modo geral, parte de urn padrao contratual, 

os chamados pacotes tecnologicos, que se constituem urn poderoso instrumento de controle 

tanto das formas quanto das condi<;oes de pagamento por ela. 

Alem de limitar a capacidade de negocia<;ao dos compradores ao impedir o 

tratamento segmentado por itens., os pacotes tecnologicos incluem custos implicitos, de 

acordo com o autor, se referem a imposio;;iio de regras de procedimentos tacitos. 0 principal 

objetivo com isto e assegurar as ET's a manuten<;ao de urn posicionamento privilegiado dentro 

68 0 Protocolo sobre Promoc;ilo Redproca de lnvestimentos Provenientes de Estados Nilo-Partes do Mercosul 

assegura aos investidores de fora do bloco condic;5es nao menos favoniveis que as estabelecidas para os 

investidores dos paises do MercosuL 

69 As formas e as condic;5es dos pagamentos diretos incluem nao so a base de calculo e o percentual 

estabelecido sobre ela. mas tambem a especificac;ao quanto ao tipa de moeda, a !X'Tiodicidade, as garantias, 

mnltas e etc. 

83 



do padrao de concorrencia no qual se mserem, Podem ser citados como exemplos de tais 

custos: a participa'(ao sobre o total bruto das vendas, obtido com a adovao das novas 

tecnologias; pagamentos a titulo de assistencia tecnica; participa'(ao sobre as exportav5es de 

peyas; a presenva de clausulas de restri'(ao as exporta'(5es de produtos; etc, 

Assim, se, por urn !ado, tais empresas procuram fixar seus prevos conforme as 

caracteristica do demandante e do mercado em cada caso, Por outro !ado, atuam no sentido de 

incluir nas negociav5es mecanismos de restri'(ao a incorporayao das vantagens, proporcionadas 

pelos eventuais ganhos de produtividade/qualidade, geradas pelas exporta'(oes para mercados 

nos quais possuem interesse de participaL 

De acordo com Stwart (1978), a assimetria do poder de barganha entre 

fomecedores e compradores de tecnologia, materializada atraves da aceitavao generalizada nas 

regras e prilticas comerciais de urn padrao de comportamento monopolista ou oligopolista por 

parte das ET's, esta intimamente associada a existencia de barreiras tecnologicas a penetra'(ao 

de novas firmas nos mercados por elas dominados, Deste modo, os preyos dependem, pelo 

!ado da oferta, da avaliayao das ET's quanto as possibilidades de utilizayao das novas 

tecnologias envolvidas, dadas as condivoes atuais de cada pais e/ou empresa interessada na 

aquisivao, no processo de transferencia, Pelo !ado da demanda, o pre'(o que os compradores 

estao dispostos a pagar pela TT depende de sua propria avaliavao quanto ao valor da 

tecnologia e quanto ao custo de desenvolvimento de altemativas, 

Entretanto, a incerteza e a dependencia tecnologica acabam por tomar a 

avaliavao enviesada, dado que seu grau de precisiio depende da capacidade tecnica disponivel 

que, por sua vez, esta sujeita a forte influencia das ET's, Assim sendo, quanto maior for o grau 

de dependencia, maior sera a assimetria do poder de barganha e maiores seriio as dificuldades 

tanto de desenvolver urn aprendizado com as tecnologias importadas, quanto de criar 

altemativas pr6prias, 70 

70 Para o autor o problema dos custos e apenas uma das facetas da dependencia tecnol6gica, Outras 

conseqiiencias igualmente importantes associadas a tal dependencia sao: a perda de controle e, portanto, de 
autonomia sobre o processo decis6rio relativo as implica<;i\es macroeconomicas do comportamento das ET's: as 

caracteristicas inapropriadas das tecnologias transferidas, e: a ausencia de capacidade inovativa locaL E 
importante ressaltar que, segundo o autor, todos os efeitos da dependencia se interrelacionam e se reforc;am 

reciprocamente, de modo a aumentar o proprio processo de dependencia, 
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Tal assimetria e agravada ainda pelo aumento da pressao dos paises 

desenvolvidos para refor<;ar a legisla<;ao e ampliar o espectro de aplica<;ao da propriedade 

intelectual. Dentro das estrategias das empresas transnacionais a existencia de urn sistema de 

prote<;ao eficaz e, ao mesmo tempo global, desempenha urn papel fundamental tanto no 

tocante a manutenviio dos mercados em que elas tradicionalmente operam, a partir do 

desenvolvimento de novas tecnologias, quanta para sua expansao em direviio aos mercados 

emergentes. 

De acordo com Vaitsos ( 1981 ), as patentes concedidas pelos paises em 

desenvolvimento nao s6 pertencem em sua maioria a empresas estrangeiras, como tambem, e 

principalmente, sao deliberadamente subtilizadas por elas. Assim, a concessao de patentes nos 

paises em desenvolvimento possui uma dupla fun<;ao: em primeiro Iugar, assegurar a 

manutenviio de mercados importadores para as empresas transnacionais independentemente do 

volume de investimentos diretos realizados por elas. Em segundo Iugar, as patentes atuaru no 

sentido de estabelecer barreiras contra a penetra<;ao de concorrentes potenciais nos mercados 

locais. Tais priiticas, alem de atuarem no sentido de criar obstiiculos a eleva<;iio do volume de 

investimentos diretos nestes paises, nao estimulam o desenvolvimento das atividade de 

pesquisa e desenvolvimento necessiirias a cria<;ao de capacidade inovativa local, pais nao 

geram nenhum tipo de liga<;iio entre as pesquisas efetuadas nas ET's e as realizadas no ambito 

dos aparelhos nacionais de ciencia e tecnologia. 

0 surgimento do Mercosul, poderia contribuir para reverter este ceniirio na 

medida em que se traduzisse na eleva<;ao do poder de barganha nas negocia<;oes junto as ET's 

e em uma politica comum de C&T. Contudo, o acompanhamento dos temas relativos a tal 

campo, realizado no capitulo 3, atestou que sua conduc;;ao atraves da REC&T tern se 

caracterizado pelo nao comprometimento oficial com as eventuais iniciativas de cooperaviio. 

Pode-se perceber isto, atraves das atas dos encontros realizados, nos quais tem-se privilegiado 

urn limitado conjunto de atividades, tais como: a organiza<;:ao institucional; coleta, organiza<;:ao 

e divulga<;:ao de inforrna<;oes; planifica<;ao; etc. A enfase nesta "orquestra<;:iio" de inforrna<;oes 

representa, na verdade, urn esfor<;:o de transferencia do onus de eventuais iniciativas de 
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COOperayaO para fora da orbita intergovernamental, 0 que e compativeJ COm a inexistencia de 

politicas locais de ciencia e tecnologia ativas. 

Dada a inexistencia de vontade politica neste campo, em funviio da propria 

consolidaviio do processo de integracao, tratou-se, portanto, da unica forma de atuacao 

possivel da instilncia. Mesmo assim, os avam;os tem-se mostrado lentos uma vez que a 

instiincia nao possui autonomia decisoria e depende da aprovayao de suas tarefas pelo GMC. 

Por outro !ado, dada a composicao da REC&T, que reproduz o arranjo intergovernamental no 

plano tecnico, as delegay5es tendem a adotar uma postura solidaria em relayao aos respectivos 

governos, nos momentos de impasse no campo comercial, o que resulta na desmobilizaviio em 

relacao as diretrizes mais ambiciosas e, mais uma vez, em morosidade na implementaviio das 

atividades acordadas. 

Desta forma, tanto a criacao quanto o reconhecimento dos avancos dos toros 

direta ou indiretamente, a eles associados, tern coincidido com a necessidade de sinalizar ao 

empresariado, ainda que apenas de modo paliativo, a disposicao politica quanto a amplitude e 

ao alcance do processo. Assim, embora ainda seja, eventualmente, incorporado ao discurso das 

chancelarias, diante das incertezas e do risco de perda de credibilidade, em momentos de 

recrudescimento da posicao dos paises-membros, o campo da C&T perdeu importiincia na 

agenda do processo de integracao. 

Resumindo, a principal contribuicao deste trabalho, alem do mapeamento das 

instilncias e formas de tratamento dos temas de C&T no Mercosul, foi a identificacao de dois 

momentos distintos, ao Iongo do processo de integra<;iio, no que diz respeito ao seu papel 

dentro da agenda de negociacoes do bloco. No primeiro, correspondente ao periodo de 

gestacao do bloco, o ambiente das relacoes bilaterais favoreceu a implementac,;ao, bern 

sucedida., de acordos de cooperacao, na esfera oficial, em funcao da importiincia diplomatica e 

estrategica atribuida a tal campo. 

No segundo, a trajetoria de consolida<;iio do Mercosul ao modificar tal 

ambiente, em funcao do sucesso no front comercial, tomou-o francamente desfavoravel a 

iniciativas deste tipo. Assim, a coopera<;iio desaparece como resultado da significativa perda de 

importancia do campo da C&T para o processo de integraviio. Apesar dos avancos, em termos 
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institucionais, tal campo perde o papel outrora desempenhado no plano politico-diplomatico, 

ao mesmo tempo em que o referencial baseado na autonomia estrategica e abandonado em 

fun;;:ao de sua incompatibilidade com a orientaviio das politicas de ajuste e abertura locais. 

Passaremos, a segmr, em revista aos resultados preliminares da referida 

pesqmsa. Antes, porem, vale destacar alguns aspectos, levantados por ela, acerca do perfil da 

cooperavao em C&T entre paises com distintos graus de desenvolvimento. A demanda por 

cooperayao dos paises menos desenvolvidos tende a se orientar para os mais desenvolvidos em 

fun;;:ao de lavos preestabelecidos historicamente ou da lideran9a, exercida pelos ultimos, em 

termos cientificos, tecnol6gicos e econornicos sob determinada regiao. Por outro !ado, a oferta 

de coopera;;:ao, destes para os paises menos desenvolvidos, e influenciada por objetivos de 

natureza politica e diplomatica ou pela oportunidade aberta, aos pesquisadores dos paises 

centrals, de acesso a arnbientes de pesquisa existentes apenas ern paises do hemisferio Sul. 

Assim sendo, o processo de globalizavao nao tende a causar alterac;oes significativas no padrao 

de participayao de tais paises na cooperavao cientifica e tecnol6gica intemacional. Vejamos 

agora se os paises do Mercosul se incluem neste perfil geral ou o advento do bloco comercial, 

de alguma forma, contribuiu ou tende a contribuir para a criar condi;;:oes favoraveis a 
cooperavao em C&T. 

No que tange ao papel, abrangencia e importiincia da coopera;;:ao no Mercosul 

a primeira conclusao, apontada pelos estudos de caso realizados em cada pais-membro, foi de 

que o bloco nao tern influenciado a agenda de coopera;;:ao internacional das instituiy5es 

analisadas. Assim, os acordos permanecem, em sua maioria, direcionados para programas 

desenvolvidos por parte de institui96es semelhantes da Europa e Estados Unidos. Em relaviio it 

tal orienta;;:ao concluiu-se, em segundo Iugar, que a parceria junto aos paises desenvolvidos e, 

de modo geral, considerada mais estimulante em funvao da existencia de condit;5es mais 

favoraveis que incluem desde o maior grau de capacita;;:ao cientifica ate disponibilidade de 

linhas especificas de financiamento, etc. 

A despeito desta preferencia, constatou-se, em terceiro Iugar, que, em alguns 

casos, programas estabelecidos por tais paises acabam por aproximar indiretamente instituiy(ies 

de pesquisa de diferentes paises da regiao que podern ou nao pertencer ao Mercosul. Apesar 

disto, destaca a pesquisa, hi! que se considerar que a defini;;:ao das pautas da agenda tendem a 
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ser definidas pelas agencias de fomento intemacionais. A quarta conclusao diz respeito ao fato 

de que as iniciativas eventualmente concretizadas no ambito dos paises-membros limitam-se 

basicamente il coopera<;ao entre Argentina e Brasil. T ratam-se das experiencias implementadas 

a partir de acordos anteriores ao advento do Mercosul que, de acordo com tal pesquisa, nao 

podem, portanto, serem il ele creditadas, mas ao retorno do regime democratico em ambos os 

paises em meados da decada de oitenta. Em quinto Iugar, foram identificadas apenas duas 

iniciativas, bastante modestas, que podem, de fato, serem atribuidas il constituiyao do bloco, 

quais sejam: a coopera<;ao no setor agricola, entre os quatro paises, para a troca de 

informavoes, normas bromatol6gicas e fitossanitarias, e; a criavao da propria REC& T. 

Em que pesem as limita<;oes do presente trabalho, tais conclusoes confirmam o 

resultado de que nao existem iniciativas oficiais de coopera<;ao em C&T no ambito do 

Mercosul. Conforme a pesquisa, o fraco empenho neste sentido, nao chega a diferenciar o 

bloco do esfor<;o voltado aos demais paises latino-americanos. Mais que isto, a escassez de 

iniciativas nao se limita a esfera dos 6rgaos govemamentais, aqui privilegiada, mas tambem as 

universidades, institutos de pesquisa e empresas privadas ou estatais. Alem disto, ao nao 

atribuir as experiencias de coopera<;ao, implementadas na etapa de gesta<;ao do processo de 

integra<;ao, il posterior consolida<;ao do bloco comercial, a referida pesquisa reitera nosso 

trabalho de delimita<;ao de dois momentos, bastante distintos, para a coopera<;ao dentro da 

sub-regiao. 

No que diz respeito aos padroes de colabora<;ao cientifica e tecnol6gica, 

identificados por tal pesquisa, concluiu-se que a coopera<;ao, de modo geral, se da a margem 

de politicas eventualmente elaboradas para este fim. Assim sendo, tais iniciativas, 

implementadas de modo espontaneo, escapam ao controle e mesmo conhecimento das 

institui<;oes do bloco. No ambito cientifico, elas ocorrem entre universidades, a partir de la<;os 

pessoais ou hist6ricos preestabelecidos, e nao privilegiam certas disciplinas ou areas de 

conhecimento, mas temas e problemas de interesse especifico para alguns setores economicos 

entre os quais foram destacados os relativos il recursos hidricos, mastite bovina e bicudo do 

algodoeiro. Outro dado importante e que a existencia, no Brasil, de uma estrutura consolidada 

de ensino e pesquisa, no nivel de p6s-gradua;;ao, tern motivado a coopera<;ao na forma<;ao de 

recursos humanos atraves da atraviio de urn considenivel fluxo de estudantes dos demais 

paises-membros. 
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De acordo com a pesqmsa, diversos elementos tern contribuido para a 

conformayao deste cenario. Uma das mais importantes fragilidades, no que diz respeito a 

melhoria da infra-estrutura necessaria a operacionalizayao de atividades desta natureza, e a 

flagrante assimetria na disposi91lo de recursos e linhas de financiamento especificas com 

destaque para a posi<;;ao privilegiada do Brasil frente aos demais paises-membros do bloco. Tal 

desproporyao, conforme nosso capitulo 3, nao s6 dificultou o andamento das experiencias de 

cooperayao anteriores ao Mercosul, como tambem reponde, em parte, pela preferencia por 

parcerias junto aos paises centrais. 

Por outro !ado, no que tange a gestao de programas, foram identificados, como 

pontos fracas, o despreparo das instancias burocraticas, encarregadas de negociar as diretrizes 

e a96es necessarias, e o marcado desnivel em relavao aos recursos humanos e infra-estrutura. 

Neste sentido, chamou a atenyao a falta de planejamento, que tern dificultado a definiyao das 

areas e temas a serem priorizados. Alem disto, ha uma significativa dificuldade na obtenyao de 

informay5es relevantes em funvao da natureza individual das iniciativas, da falta de registros 

confiaveis nas institui96es envolvidas e da ausencia de organismos que se encarreguem desta 

tare fa. 

As dificuldades observadas pela pesquisa indicam que nao existe urn esfor9o 

consistente de politica para cooperavao, no ambito do Mercosul. lsto corrobora nossa 

constatayao de que, apesar da existencia de urn foro especificamente criado para tal fim, a 

cooperayao cientifica e tecnol6gica niio se constitui uma prioridade na agenda politica do 

Mercosul. Esta situayao e sintomatica na medida em que reflete a deteriora91lo das condi96es 

de funcionamento dos aparatos nacionais de C&T nos principais paises-membros do bloco 

(sobretudo no caso argentino). De fato, a partir dos oitenta as politicas de ajuste, exigidas 

como parte do processo de "modemizayao" das condi96es de competitividade dos paises da 

regiao, atuaram no sentido de reorganizar as prioridades estabelecidas para os gastos publicos. 

Deste modo, enquanto no Brasil os gastos da Uniao com C&T, como propor91lo do PIB, 
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passaram de 0,63%, em 1981, para cerca de 0,3%, em 199271, na Argentina esta relavao caiu 

de 0,27%, no periodo 1980-1987, para 0,24%, entre 1989-1991 (Chudnovsky e Lopez, 1996). 

Paralelamente, como visto, os processos de liheralizayao economica exigiram a 

revisao do papel regulador do estado na economia como condi<;ao para a atra<;ao de recursos e 

investimentos internacionais. 0 ohjetivo, neste sentido, passou a ser a cria<;ao de condi<;oes 

favoraveis a atra<;ao do capital externo, na tentativa de equilihrar os impactos nas contas 

externas das politicas monetarias restritivas e da propria ahertura comercial. Ao estado couhe, 

portanto, a tarefa de priorizar a remo<;ao das harreiras tarifarias e nao tarifarias que impediam 

os fluxos de hens, servi<;os, capitais e, sohretudo, de tecnologias para os respectivos mercados 

internos. 

Entretanto, tal preferencia pela transferencia de tecnologias nao se manifesta de 

maneira homogenea entre os paises-memhros do hloco. Mais que isto, o proprio avan<;o do 

processo de integra<;ao, ao estreitar a interdependencia comercial e economica entre os paises

memhros, tende a explicitar as diferentes opyaes e trajetorias de vincula<;ao junto ao mercado 

internacional. Isto ficou evidenciado durante o processo de negocia<;oes para defini<;ao da 

Tarifa Externa Comum e dos requisitos de origem e propriedade intelectual. A husca de 

consenso esharrou na resistencia dos demais socios a proposta hrasileira que procurava 

preservar tarifas de importa<;ao mais elevadas para determinados setores de sua industria. 

Especificamente, o govemo hrasileiro procurou insistir que os setores 

considerados sensiveis (hens de capital, quimica fina, automotivo, eletroeletronico, e 

informatica) necessariamente mereciam prote<;ao em fun<;ao de seu potencial competitivo. 

Alem disto, com o mesmo ohjetivo, os hrasileiros defendiam a revisao dos requisitos de origem 

e propriedade intelectual para coibir e punir a conbecida pratica de triangula<;ao de 

mercadorias 72 0 govemo argentino, por sua vez, reivindicava redu<;ao das aliquotas de 

7l Dados obtidos atraves do projeto "Indicadores de Ciencia e Tecnologia do Brasiln realizado pelo Laboratorio 

de lndicadores de Ci<lncia e Tecnologia da Universidade de Campinas em parceria com a Coordenadoria de 

On;amento e Estatistica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico pertencente ao 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia (COOE /CNPq /MCT). 

72 Tratava-se. pois, de evitar o expediente pelo qual os produtos montados em urn dos paises-membros com 

componentes importados, a urn menor custo, de paises como Coreia e Taiwan pndessem ser comercializados 

junto aos demais sob condiciles privilegiadas. 
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importacao para os bens de informatica e capital, enquanto que para o Uruguai interessa, alem 

dos ultimos, a liberalizacao das importacoes de autom6veis, produtos quimicos e 

eletroeletronicos. 

0 principal argumento, neste sentido, era que devido ao atraso tecnol6gico da 

industria brasileira o fornecimento atraves da importac;:ao de outros paises mais desenvolvidos 

era preferivel pois afetaria menos a competitividade do bloco. Dito de outro modo, tais paises 

negavam-se a "financiar a ineficiencia" de alguns setores da industria brasileira mantendo-os 

protegidos. Na realidade, contudo, considerava-se que a ampliacao do grau de abertura 

comercial do Mercosul garantiria uma dependencia menor em relacao aos fornecedores 

brasileiros. 

Tal fato revela que, apesar do marco de convergencia neoliberal que 

possibilitou o avanco da integracao, as diferencas locais relativas ao ritmo e escopo dos 

processos de ajuste e abertura deram origem a movimentos de restrutura.;ao produtiva 

assimetricos. Tais processos estabeleceram perspectivas antagonicas no que diz respeito as 

prioridades em termos de transferencia de tecnologia. Deste modo, se, para a Argentina e 

Uruguai, tal recurso pode ser empregado com maior liberdade, no caso de produtos 

sofisticados, uma vez que os setores dinamicos de suas economias ( siderurgico, metais nao 

ferrosos, papel/celulose e agricola) sao pouco intensivos em conteudo tecnol6gico. Para o 

Brasil, por outro !ado, isto implicaria em significativas perdas em ramos ja estabelecidos e com 

relativo grau de capacitacao. 

Deste modo, muito embora o referencial da autonomia tenha sido abandonado, 

alguns setores ainda sao considerados estrategicos pelos respectivos govemos e, portanto, 

dignos de receberem urn tratamento diferenciado em termos de protecao. Como visto, no 

capitulo 3, isto nao impediu que o grau de capacita<;:ao em areas distintas ( tais como 

informatica, no Brasil, e biotecnologia, na .1\rgentina) favorecesse a implementacao de 

importantes iniciativas de cooperacao no ambito do PICE. Contudo, se, no periodo anterior ao 

Mercosul, havia interesse comum no intercambio de expertises em campos considerados "de 

ponta", seu posterior abandono, na maior parte dos paises do bloco, exceto no caso do Brasil, 
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em fun<;ao das distintas trajet6rias de ajuste e abertura, tende a tornar ainda mais remotas as 

possibilidades de coopera9ao sejam elas de cunho publico ou entre empresas. 

De fato, segundo a pesquisa consultada, a cooperavao entre empresas nao 

envolve parcena no desenvolvimento de tecnologias. Seu relacionamento envolve, tao 

somente, o aproveitamento das oportunidades, abertas pelo Mercosul no campo comercial, 

atraves do intercambio de infonnavoes especificas relacionadas a gestao ou assistencia tecnica 

p6s-venda. Como resultado direto da cria9ao do bloco foi identificado, apenas, o esfor9o 

conjunto de diversas institui96es nos quatro paises (incluindo universidades, empresas estatais, 

institutos de pesquisa, autarquias do govemo federal e 6rgaos estaduais de controle e 

fiscalizavao) voltado para a harmonizavao de nonnas tecnicas, padronizavao e regulamentavao 

de produtos e processes. Tal envolvimento reflete a crise de legitimavao dos institutos 

tecnol6gicos, diante da falta de apoio governamental ao desenvolvimento de tecnologias, que 

os tern conduzido a busca de nichos de atua9ao como, por exemplo, a presta9ao de servi9os no 

ambito industriaL 

Em resumo, o Mercosul se insere no movimento mais geral de reestruturavao 

industrial semivoluntaria desencadeado nos principais paises-membros na primeira metade da 

decada de noventa. Tal movimento, legitimou a op9ao pela importayao, e nao desenvolvimento 

tecno16gico, renovando a importancia dos tradicionais mecanismos de transferencia dos 

grandes grupos transnacionais. Em contrapartida, no plano das politicas locais de C& T, isto 

significou a redu9ao dos gastos com P&D assim como a perpetuavao da distiincia entre os 

sitemas produtivos e os aparatos locais de ciencia e tecnologia. 

Considerando que a cooperavao tecnol6gica, sabidamente, tern por objetivo 

fundamental otimizar as condi96es de pesquisa e desenvolvimento, em areas de conhecimento 

e disciplinas de interesse comum, torna-se evidente a reduzida importancia de seu papel no 

MercosuL A mera preferencia pela via da transferencia, per se, ja seria suficiente para inibir a 

cooperaviio sui-sui, mas, alem disto, no tocante aos setores de ponta (que no periodo anterior 

ao Mercosul a justificaram), ela tende a ser descartada, como instrumento de politica publica, 

em fun9ao das assimetria entre os setores privilegiados pela abertura em cada pais. Assim 

sendo, o Mercosul tern poucas chances de tomar-se uma altemativa ao direcionamento da 

cooperayao para o sentido norte-sui. 
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Anexo: 

Quadros Explicativos 

Quadro l.l 

Protocolos do PICE: distribui~iio por area 

Gltfgoia 

I\ulrob 
Onm.ial 

Oemfiro 
!T..&.. 

fun1niro. Haojalm:ioe r 
'E .,~ FimJniros 

. . . ""' 

1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 X 
17 X 
18 X 
19 X 
3) X 
21 X 
2Z X 
23 X 
2:l X 
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Qnadro 1.2 

Alcance e Resultados do PICE 

~rijJj)lmt.~ro 1 1 oAr ... ::n 1 of!J~tl\l<>s 1 1 MI;:(1)1\NI$NIO$ •• , , ~~sl.l.tr~<oos 1 1 Ol!S.ii'.!\\IA96es , 

Protocolo 1 Bens de 
Capital (lnclui C& T) 

Protocolo 2 • Trigo 

Protocolo 3 Compl. 

Abastecimento 

Allmentar 

Protocolo 

Expansao 

Com6rcio 

Protocolo 

Eropresas 

Bioacionais 

4 

do 

5 

:::IJ/07/$6 

:::IJ/07/$6 

:::IJ/07/$6 

:::IJ/07/$6 

:::IJ/07/$6 

lntegra<;ao da produ<;i!io, 
comercio e desenvolvimento 

tecnol6gico de bens de capital 

de ambos os pa!ses de modo 

simetrlco e harmOn teo_ 

delimitagl!io do untverso dos bens, 

elaborayl!io de lista comum, status de 

produtos nacionais, ad~a.o de 

refer@!ncia para o interc@mbio, adoc;Ao 

de regras para garantlr o equilibria 

Aumento de 254,3% ctas exportay6es 

argentinas para o Brasil ntre 1986 e 

1989. As exportagOes brasileiras para a 

Argentina, por sua vez, se mantiveram 

dina.mico das trocas, trato privilegiado constantes sendo US$122,2 mllhOes 

integrar a produyao, 

artnazenagem, transporte e 

abastecimento de trigo 

Evitar deficits de proctuy~o local 
em arnbos os paises 

Elevar e equllibrar, de modo 

progressivo, qoantitavo e 
qualitative o comercio entre 

setores e segmentos 

pe!o setor pUblico, nivelar ou manter 

margem de proteyao em relaylio a 
terceiros e criar na Comissao de 
Execuy;E~o um Grupo de Coordenar;§o e 

Acornpanhamento e um Grupo de 

Trabalho, limite de 20% do pre.;o do 

bern para componentes importados de 
3oS. 

Estabele metas de venda para a 

Argentina e de compra para o Brasil sob 

condiyOes privilegidas 

concessAo de preferenc!as reciprocas. 

N§.o aplicacao de restriVOes aos 

produtos listados 

Negocia<;ao do Acordo de Alcance 

parcial No. 01 (Anexo 01) no ambito da 

ALADI para a incorpora9ao/elimina<;ao 

de produtos especificados 

Fortalecimento 

nacional 

do capital Cria~o de um Grupo de Trabalho pata 

estabelecer um estatuto 

94 

em 1986 e US$1 22,6 milhoes em 1989 

o metmo se dando com sua 

composiyao. Ate 1989 as metas 

prevlstas nilio foram atingidas. 

Trata-se do centro da 

estrat6gia inidal, dada 

sua importanda, 

caraderisticas t' 

pos,<:>Jbtlidades de 

expansiio dos 

investilnento5 na 

prodw:;ao e em P&D. 

Dificutdades:custos de 

prodU9!io na 
elaborac;:ao das Hstas 

comuns; 
campatibillzaQfio 

tecnoJ6gfca em funyao 

da a licengas 



Quadro 1.2 

Alcance e Resultados do PICE 

IINstfMiiif~tif:] I oAt A 1 1 o&JE:,tlVO$ 1 1 M~cANI&Mo$ 1 1 · Rl!s\Jt tAPos 1 1 o!lSE;~?VA<;;o.!Os 1 

Protocolo 
Assuntos 
Floanceiros 

6 

Protocolo 1 Fundos 

de lnvestimento 

Protocolo 8 

Coopera-;;iio 

Energetlca (inclui 

C&T) 

Protocolo 9 

Blotecnologla (C& T) 

Protocolo 

Estudos 

Econ6micos 

10 

<JJ/07186 

<IJ/07186 

<JJ/07186 

<JJ/07186 

<JJ/07186 

criar condiy6es para o 

intercambio comercial e melhorar 
a liquidez do sis. de 

compensayao de creditos 
reciprocos 

Promover 0 crescimento 
econ6mico com enfase ao setor 

de bens de capital 

Abasteceimento de gas argentino 
para o Brasil. Exploray§.o 

conjunta de petr61eo na 

Argentina, intercambio 
tecnot6gico , aumento das troca 

de derivadoe. Aproveitamento de 

fontes hidroeiStricas 

Criou o CABBIO com dois Pol6s 

Geradores de Conhecimento 

compostos por NUcleos de 

Pesquisa aplicada que deverao 

se integrar a 
Urtiversidades/Centros/Empresa 

s para produyao de bens e 
serviyos comenrcia!izavei$ 

Obsetvar o cornportamento das 

estruturas econOmicas de ambos 

os paises 

Cr!ayao de uma linha de credito stand 

by de 200 milh6es de d61ares (revisado 

periodicamente para evitar interrupyoes 

do fluxo comercial 

Creditos de media e Iongo prazo para 
empresas nacionais (e bi). Cada parte 

contribui com US$ 100 milhOes com 

possibilidade de suplementayao 

Contribuiyao em partes iguais para o 

financiamento dos programas para 

atingir autonomia em areas prioritSrias: 

saUde, agropecuarla, agroindUstria, 

energia, etc. 

Se!ey§o de pesquisadores dos dais 

palses. Contribui.;~o de US$200 mil de 

cada parte, 

95 

Nao foi implementado 

Nao foi itnplementado 

Petr61eo: exploraQ§O conjunta na 
Argentina, intercambio tecnol6gico, e de 

derlvados. Hidroeletricidade: conclusao 
de projetoe no Rio Uruguai e projeto 
Pichi·Picun~LeufU. G8.s: construy§o de 

um gasoduto (?). 

Ate 1989 sete projetos de pesquisa 

foram inlciados, al9t11 da prom~§o de 
diversos encontros. 

Nao foi itnp!ementa.do 

0 principal limite foi o 

descumprimento do 

compromisso de 
destinar verbas 

oryamentarias a 
implementayao e 

continuldade dos 

projeto• da parte 

(llrgentina. 



Quadro 1.2 

Alcance e Resultados do PICE 

[M~T~!JM!i!!.\TO I I bAT A I [ . >o!JJiiTt\70$ I I MSCANISMos • I r . RISSUCFADb~ J I PBSI'.fWA!?K;iES ] 

Protocolo 11 
lnformayao lmediata 

e Ass. Tee. 

Reciproca em caso 

de Acidentes 

Nucleares e 

Emergenclas 

Radio16glcas (C& T) 

Protocolo 12 

coopera~fto 

Aeronautlca (C& T) 

Protocolo 
Siderurgia 

C&T) 

13 

(lnclul 

':IJ/07186 

':IJ/07186 

10/12/86 

Cooperarayao para criar medidas 
e procedimentos para prevenlr ou 

mitigar os danos resultados de 

eventuais acidentes nucleares ou 

emerg€mcias radiol6gicas 

Complementayao entre as 

indUstria$ aeron@uticas para 
atender seus mercados e as 

internacionais 

Expansi':io do interc§mbio de 

insumos e proctutos siderUrgicos. 

Planejamento conjunto de 
investimentos 

Criar um sistema de pronta informayao 

mUtua. Auxi!io reciproco e imediato uma 

vez solicitado sob centrale do 

requerente. 

Cooperayao tecnica, indUstrial e 

comercial 

Acordos entre empresas siderUrgicas 

de ambos os parses, Programas de 

cooporafOO termoi6gica 

96 

a cria(fi!o do Sistema Comum de 

Contabilidade e Controle (SCCC); 

rnedldas de contrO!e e seguranya ; a 

negocicao com a A!EA para a 

elaborayao de um acordo comum de 

salvaguardas baseadas no SCCC e; 

ap6s sua conclusao, a implementayi!o 

do Tratado de Tlatelolco 

Cooperayao tecnica, indUstrial e 
comercial para a coproduyao de urn 

aviM turboMHce, denomidado CBA-

123, com capacidade para 19 pessoas a 
medias dist8ncias 

Elevayao do volume de vendas 

argentino que passou de u S$652 mil 

em 1957 para US$59 milhiles ate 1989 

(aumento de 894%). No Brasil as 

vendas variaram de US$69milh6es em 

1957 para US$124 milhiles em 1988 e 
US$87milhiies em 1989. 

1985 foi Criado o 

Grupo de Trabalho 

sabre Polltica Nuclear 

(em 1988, foi 

transformado em um 

Cornite Permanente) 

seus subgrupos visam: 

estabe!ecer posi<;:Oes 

lnternacionais 

unificadas; aprimorar a 

coop_cientlfca, e; criar 

sistemas rnutios de 

A maior dificuldade foi 

o aporte de recursos 

do lado argentino tanto 

par quest6es 

on;:amentBrias, quanta 

pela interesse em outra 

parceria junto aos EUA 

(projeto IA-63 PAMPA) 

0 ritmo de 

implementayao foi 

afetado pe!os 

programas de 

privatizay6es e pela 

diferenqas estruturals 

dos respsctivos 

parques 



Quadro 1.2 

Alcance e Resultados do PICE 

IINu~toM'ENn;-J E o"rA 1 c ClllJanvos 1 r::= · MECANisMos 1 1 RElsvuAoos 1 r oaaERVAcoes 1 

Protocolo 14 
Transporte Terrestre 

Protocolo 15 
Transporte Maritimo 

Protocolo 
Comunica4$3es 

(inclul C& T) 

16 

Proto<:olo 17 

Cooperaciio Nuclear 

(C&T) 

Protoeolo 18 

Cultural 

Protocolo 19 

Adminlstra~ao 

Publica 

10112186 

10112186 

10112/86 

10112186 

[ulho de 1987 

[ulho de 1987 

Simplificaqao adequa9ao e 

utiliza9ao igualitaria do transporte 
terrestre dos do!s paises 

Manter a oferta deste transporte 

compative! com o aumento do 
comercio, assegurar participay§o 

efetiva das frotas e racionalizar 

as custos. 

Cooperac;;:ao no setor de redes 

dlgitais, serviqos telem8ticos e 
sistemas de transmissBo 

Ampliar a autonomia dos 

programas nucleares de ambos 

os pa:ises para usos 

exclus!vamente pacfficos 

Adoc;ao de medidas que facilitem o 

transporte terrestre entre pontos 

terminals de carga. Simp!ificayao dos 

mecanismos operacionais no 

intercambio de mercadorias 

Adotar medidas para melhorar a 
coordenar;;;ao entre o tranporte de trigo e 
minerio de ferro para evitar Viagens com 

Iastra 

Adoy§o de um programa de operay§o, 

normatizayao e desenvotvimento 

tecno16gico de sistemas de 

comunicaglfo 

Cooperayao em areas especificas. 

Entidades respansaveis: comissao 

Nacional de Energia Nuclear ( Brasil) e 

Comisi6n Nacional de Energia At6mica 

(Argentina) 

97 

Nao foi implementado 

desen .de combustiveis de baixo 

enriguecimento para reatores de 

pesquisa nuclear; intercambio e 

desen.de instrumentavao nuclear; 

pesquisa na area de fus§o nuclear; 

cooperaqao e cornplementac;ao na 

implantay§o do sistema de 

salvaguarCias da Agencla tnternacional 

de Energia Nuclear; implantay8.o de dez 

projetos vohados a seguranca hudear e 

protOI)ao radioi6gica, e; a 

irnp!ementay~o de urn projeto destinado 

ao de$envoNimento tecnologico de 

reatores nucleoelc&trJcos (fast breeder 

Nao foi implementado 

Nao foi implementado 



(Juadro l.Z 

Alcance e Resultados do PICE 

I!NJ!TiluM!;Nto · I I PArA I I oli!J~ttVot; I I Mll!CANI$!\10$ · l I ll.~!?JJ~tAoos I I c:>J;!s!i!FlVAQ~ J 

Protocolo 20 Moeda 

Protocolo 21 

IndUstria Automotriz 

(inclui C& T) 

Protocolo 

Industria 

Allmenta~ao 

22 

de 

julho de 1987 

abril de 1988 

abril de 1988 

Expandir o comercio bilateral e a 
produyao, reduzir os custos 

unitarlos de produyao, aumantar 

os indices de naoionalizayi!io e 

esttmular os investimentos em 

P&D. 

Assegurar a complementac;:ao no 

setor de bens a!imenticios 

industrializados 

Protocolo 

Regional 

Fronteiriso 

Desenvolvimento integrado e 
equilibado d<a regiao de fronteiras 

23 e suas zonas de influEmcia 

e novembro de 1988 visando solucionar os problemas 
operacionais desta area 

Protocolo 24 

Planejarnento agosto de 1989 

Econ6mico e Social 

Eliminayao das barreiras comerciais, 

exceto em casas acordados, para 

veiculos automotores, autopartes, peyas 

e componentes fabricados no territ6rio 

de arnbos os paises. 

E!aborac;:ao e ampliagtlio :remestral ate o 
fim de 1993 de uma !ista comum 

originalmente com 200 itens paras a 
e!lminag~o das restriyOe$ comerciais e 

compatibiHzac;:§o dos controlas 

fitosanitarios. 

Cria(:lio de um Grupo de Trabalho 

Permanente e dos Comites de Fronteira 

para identificar iniciativas comuns para 

a regiao (Parana, Rio G do Sur, santa 

catarina, Corrientes, Chaco, Entre Rios, 

Formosa, Misiones e Santa Fe 

98 

NSo foi implementado 

Foi acordada uma politica de cotas 

anuais de trocas de veiculos acabados e 

autopegas a partir de da elabora9iio de 

uma lista comum. 

Nilo foi implementado 

Foi notoira a 

dificuldade para se 
obter um concens.o nas 

negociag6es entre os 

setores de autopartes 

dos dois paises {ao 

contrar!o das 

rnotadoras) 



Tabela 2.1 

Interciimbio Bilateral Brasil Argentina 

Valores US$ milhoes FOB 

A nos 
Export var. o/o Import. var. 0/o Saldo Volume var. o/o 

1985 548 469 79 L017 

1986 678 24 737 57 (59) 1.415 

1987 832 23 575 (22) 257 1.407 

1988 979 IS 707 23 272 1.686 

1989 721 (26) 1.23 9 75 (517) 1.961 

1990 645 ( ll) 1.399 13 (754) 2<044 

1991 l.476 129 l.615 15 (139) 3<091 

1992 3<069 !08 L687 4 l.3 82 4<756 

1993 3<659 19 2<708 61 951 6<367 

1994 4< !36 13 3<662 35 474 7<798 

1995 4<041 (2) 5<570 52 (L529) 9 <611 

Quadro 2.1 

Mecanismos de Acelera~ao da Liberaliza~ao Comercial 

l < Urn programa de liberaliza<;:ao co mercia!, consistindo de redu<;:oes tarifarias progressivas 

(tarifa zero em 31/12/94), lineares e automaticas, acompanhadas da elimina<;:ao de restri<;:oes 

niio-tarifarias (quotas, restri<;oes fitossanitarias) ou medidas de efeito equivalente, assim 

como de outras restri<;:oes ao comercio entre os paises< 

2< A coordena91io de politicas macroecon6rnicas, que se realizaria gradualmente e de forma 

convergente com os programas de desgrava91io taritaria e elimina.yiio de restri.yoes niio

tarifarias< Tal exercicio visaria assegurar condi<;oos adequadas de concorrencia entre os 

Estados-Parte e a evitar que eventuais descompassos nas pollticas dos quatro Estados-Parte 

viessem a favorecer ou prejudicar artificialmente a competitividade de bens e servi9os; 

3< Uma tarifa extema comum, que incentivaria a competitividade extema dos Estados e 

promoveria econornias de escala eficientes; 

4< Constitui<;iio de urn Regime Gera1 de Origem, urn Sistema de Solw;:iio de Controversias e 

Clausulas de Salvaguardas; 

5< 0 estabelecimento de listas de exce<;:oos ao programa de libera<;ao comercial para os 

produtos sensiveis, as quais seriam reduzidas anualmente em 20%, ate 31/12/94, com 

tratamento diferenciado para o Paraguai e o Uruguai< 

(Divisiio do Mercado Comum do Sui do MRE) 
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39 

(I) 

20 

16 

4 

51 

54 

34 

22 

23 



Quadro 2.2 

IS a as D ec1soes A 1prova d as no s egun d E 0 neon ro 0 t d CMC 

A Decisao nao ensejou a 

01/92 Cronograma de Las Lenas 
ado~tao de medidas legais 

visando a sua internalizagao 

no BrasH. 

A Decisao nao ensejou a 

02/92 
Cronograma de Medidas adoc,:ao de medidas legais 

Adicionais. visando a sua internaliza~tao 

no Brasil. 

Aprova o "Procedimento de A Decisao nao ensejou a 

Queixas e Consultas sobre 
adoc,:ao de medidas legais 

03/92 Praticas Desleais de Comercio".O 

referido instrumento foi apl\cado visando a sua internalizagao 

durante o perfodo de transicao. no Brasil. 

Aceitac;ao de Valores e Tolerancia Portaria n• 74/95 do 

04/92 dos Conteudos de Produtos INMETRO, publicada no DOU 

Industrials Pre-medidos. de 2117195 
Aprovagao do "Protocolo de Decreto Legislative n• 55, de 

Cooperac;ao e Assistencia 

05/92 Jurisdicional em Materia Civil, 

Comercial, Trabalhis!a e 

AdministraHva". 1914195. 
Ratificagao da "Convenc;:ao Decreto Legislative 3/94 (DOU 

06/92 lnteramericana sobre Restituic;ao 

Jnternacional de Menores". de 712/94). 

Aprovagao do "Plano Triena\ de A Decisao nao ensejou a 

07192 Educa~tao" no Contexte do 
adoc;:ao de medidas legals 

visando a sua internatizac;ao 

MERCOSUL. no Brasil. 

Medidas para Evitar o Emprego A legislac;:ao brasileira 

08/92 
(Decreto-Lei 5.452, de 

01/05/43 e Lei 4.923/45 ) 

Nao-registrado. contem disposi\\vos 

lnstruc;ao aos Orgaos A Decisao nao ensejou a 

Competentes Visando a Adol(ao adoyao de medidas legais 
09192 de Medidas para lmplementar 

Controles lntegrados de destinadas a sua 

Fronteiras. internalizac;:ao no Brasil. 

Adoc,:ao de Criterios Comuns nas A Decisao nao ensejou a 

10/92 Negociagoes com outros Paises 
adot;ao de medidas legais 

destinadas a sua 

da ALADI. internalizagao no Brasil. 

Fonte: Ministerio das Relat;oes Exteriores 
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Quadro 2.3 
Ga. R.eunHio do CMC- Buenos Aires, 4 e 5 de agosto de 1994 

B 
1 02/94 1 

B 
B 

05194 

B 
B 

09194 

B 
11/94 

Aprova o Proto colo de Buenos Aires sobre 

Jurisdic;:ao lnternaciona! em Materia 

Contratual. 

1:
1

prova o Acordo sabre transporte de 

rodutos oeriaosos no MERCOSUL. 

Registra a Jista de restric;:Oes nao-tarifilrias 

3s importayOes e exportac;:Oes, que deverSo 

er seu processo de e\lm ina!fS:o ou 

harm onizacao ate 3/.12.94. 

Aprova o Protocolo de lntegragao educativa 

e Reconhecim ento de Certificados, Tftulos 

e E.stu~-vs Ue Nh1e\ Primir\-v e M~U\c NZ.o-

TE!cnico. 

Estipu!a que os Estados Partes poder§.o 
apresentar um a Hsta reduzida de produtos 

que requetta:m, com pte no efe\to a p.<HHf de 

1° de janeiro de 1995, um mecanisme de 
tratam en to arancetario para o com ercio 

tntra-MERCOSUL que se denomlnara 
~Regime de Ades8o". 

Aprova o Regulam en to correspondente ao 
Regime de Origem do MERCOSUL A 

PottaJ\a lntermin\S\EHia\ n" 630, de 31 de 

agosto de 1994, cria a Comissao de Origem 

do MERCOSUL, encarregada de zelar pe!a 

aoficadio das rearas .de oriaem. 

Aprova o ~Projeto de Tarifa Externa 

Comum d.o ME.RCOSUL 

Estabelece que as Zonas Francas poderao 

internar seus produtos no territ6rio do 

MERCOSUL mediante o pagamento 

intEHlfal da TE.C. 

0 Decreta de 15 de setem bro de 1994, 

Cria a Com is sao de Com ercio do 

MERCOSUL, 6rgao de natureza 

intergovernamental, que funcionara a 

partir de outubro do corrente a no, 

lncumbhla de ve\ar pe\a ap\ica9ao dos 

in strum entos comuns de politic a com ercia I. 

De term ina que os Estados Partes se 

comprometam a aplicar incentives as 
exoportayOes que respeitem as d\sopos\yOes 
resu!ta ntes dos com porm issos assum idos 
no ambito do GATT. 

Aprova o Proto colo sobre Prom oyao 
Reciproca de !nvestimentos Provenientes 

de £'3'\ados Nao-Par\e-s do MERCOSUL. 

Assegura aos investidores dessa origem 

condic;:Oes nao me nos favoraveis que as 

estabelecidas para os investidores dos 

afses do MERCOSUL 

,,Protoco!izado na ALADI. 

A Decisao nao ensejou a adoyao 

de m edidas leg a is visando a sua 

JnternaJiza-e:ao no Brasil. 

Decreta Legislative n° 101, de 

317/95. 

A Decisiio nao ensejou a adoyao 

de m edidas !ega is visando a sua 

internaHzacao no Brasil. 

Protocoliz:ado na ALAOL 

Protoco!izado na ALADI. 

Fonte: Ministerio das Relao;oes Exteriores 

l 0 I 

I 



Quadro 2.4 

Decisoes Aprovadas na VII Reuniao do CMC- Ouro Preto, 16 e 17 de dezembro de 1994 

B 
13194 

14/94 

I ·-I 
EJ 

EJ 
19/94 

20194 

EJ 

Adota, para os 6rgaos reguladores e de 

fiscalizagao dos Estados Partes do MERCOSUL, 

os Principios de "Supervisiio Bancaria Global 

Consoli<! ada". 

Hannoniza, no ambito do MERCOSUL, o 

conteudo e as caraclerislicas dos relat6rios 

cont<1beis trimestrais e anuais (informa0es para 

o Mercado de Valores) que as empresas 

sediadas nos Estados Partes devem divuloar. 

Acrescenta ao texto do "Acordo de Transporte de 

Produtos Perigosos", aprovado pela Decisao 2!94 

do CMC, em agosto de 1994, artigo sabre 

mecanismo de atualizayiio do mencionado 

instrumento, Protocolizado na ALADL 

Aprova o "Acordo sobre Transporte Multimodal 

no MERCOSUL", que estabelece regras para 

opera9oes envolvendo diversas modalidades de 

tran"-""rle em uma (mica onera<'.ao comerc\a\. 

Aprova a "Nanna de Aplicayiio sobre Despacho 

Aduaneiro de Mercadorias no MERCOSUL". 

Aprova a "Norma de Aplica<;iio sobre Valora9iio 

Aduaneira de Mercadorias", 

Aprova a "Norma de Aplicaqao relativa ao 

Regime de Bagagem", Portaria n• 39, de 3 de 

fevereiro de 1995, do Ministerio da Fazenda 

I 'DOU de 7 de fevereiro de 19951. 

Renova o mandata do Grupo Ad Hoc para o 

Setor Aqucareiro com o objetivo de que o mesmo 

define regime de adequayiio, ate 2001, do setor 

aqucareiro do MERCOSUL ao funcionamento da 

Uniilo Aduaneira, no contexte da apHcayiio da 

TEC e do livre comercio int 

lnstrui a Comissilo de Comercio do MERCOSUL 

(CCM) a criar comite tecnico destinado a 

identificar as medidas, no ambito de politicas 

publicas, capazes de distorcer as condiqiles de 

comoet'ltividade 'mtra-MERCOSUL 

Aprova as pautas basicas sobre defesa da 

concorrencia no MERCOSUL 
1- Onte MHI-, HraS!l 

102 

Decreta 1563, de 19 dejulho 

de 1995 (DOU de 20 de julho 

de 1995i, 

A Decisao nao ensejou a 

adoyao de medidas legais 

visando a sua intemaliza'<iio 

no BrasiL 

A Decisao nilo ensejou a 

ado<;:ilo de medidas legais 

visando a sua intema!iza9iio 

no Brasil. 



Quadro 2.4 

Decisoes Aprovadas na VII Reuniao do CMC - Ouro Preto, 16 e 17 de dezembro de 1994 

B 
EJ 
,,_, 

EJ 
lm~l 

EJ 
,,.M I 

EJ 

Aprova a "Tarifa Extema Comum (TEC)" para a 

totalidade das pautas tarifilrias, assim como, as 

listas de exce<;iies. 

Determina os requisites especificos de origem 

(Regime de Origem). Decreta n" 1568, de 

21!7J95 (DOU de 2417195). 

Aprova as listas de produtos sujeitos ao "Regime 

de Adequa<;ao". 

Estabelece o "C6digo Aduaneiro do 

MERCOSUL". 

Aprova a "Norma de tramitayiio de decisoes, 

crih3rios e opinioes de carater geral sabre 

classificacao tarifaria de mercadorias", 

Aprova o Protocolo de Medidas Cautelares. 

Define que os Tribunais Ad Hoc, previstos pelo 

Protocolo de Brasilia sobre Solm;ao de 

Controversias, terao sede na cidade de 

Assunciio. 

Cria Comite Tecnico para definir, ate dezembro 

de 1997, o regime comum para o setor 

automotriz do MERCOSUL, que vigorara a partir 

de ianeiro de 2000. 

Fonte MRE, Brasil 
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Decreta 1343, de 23 de 

dezembro de 1994 

(Suplemen!o do DOU n" 244, 

de 26 de dezembro de 1994). 

Minuta de Decreta na 

Procuradoria-Geral da 

Fazenda NacionaL 

Encaminhada ao Congresso 

Naciona! mediante a 

Mensaoem • 168/95. 

Encaminhada ao Congresso 

Nacional mediante a 

Mensagem n• 324/95. 

A Decisao nao ensejou a 

adogao de medidas legais 

visando a sua internalizayiio 

no BrasiL 

A Decisao nao ensejou a 

ado9iio de medidas legais 

visando a sua intemalizayiio 

no BrasiL 



Quadro 2.5 

Estrutura lnstitucional Basica 

Reunioes de Mlnistros 

1. Reuniao de Ministros da Economia e Presidentes dos Bancos Centrais 

2. Reuniao de Ministros da Justi<;a 
~ Reuniao de Ministros da Educayiio J. 

4. Reuniao de Ministros da Cultura 

5. Reuniao de Ministros da Saude 

6. Reuniao de Ministros da Agricultura 

7. Reuniao de Ministros do Trabalho 

8. Reuniao de Ministros da Ciencia e Tecnologia 

Subgrupos de Trabalho 

SGT -l Comunica<;oes 

SGT -2 Minera<;ao 

SGT-3 Regulamentos Tecnicos 

SGT -4 Assuntos Financeiros 

SGT -5 Transportes e Infra-estrutura 

SGT -6 Meio Ambiente 

SGT-7 Industria 

SGT -8 Agricultura 

SGT -9 Energia 

SGT-10 Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social 

Reuni5es Especializadas 

Reuniao Especializada de Turismo 

Reuniao Especializada de Ciencia e Tecnologia 

Grupos Ad Hoc 

Grupo Ad Hoc sobre Aspectos Institucionais 

Grupo Ad Hoc Mercosul-OMC 

Grupo Ad Hoc Mercosul-ALADl 

Grupo Ad Hoc sobre Servi<;os 

Grupo Ad Hoc do Setor A(:ucareiro 

Comite de Coopera<;iio Tecnica do MERCOSUL 
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Quadro3.1 

Cronograma de Las Leiias para o SGT-07 

l. Levantamento das seguintes informa<;(ies ..... . . ................................ .DEZfl992 

Leis de Propriedade Intelectual 

Leis de Transferencia de Tecnologia 

Modalidades de Apoio lntelectual vinculados ao sistema 

tecnologico/produtivo 

Sistemas e Redes de lnforma~tao Sobre Tecnologia e lnterconexao dos 

mesmos 

Fundos, Projetos e Acordos Internacionais 

Laboratorios e centros de investiga~t1io que prestem servi((OS as 
empresas 

2. Analise das assimetrias ............ . ....................................... MAl/92 

3. Discussao para Elabora<;ao da legislayao Nacional e Estadual ....... SET /93 

4. Avaliacao da proposta em cada pais.. . .... NOV/93 

5. Discussao do tema... . ................................... MAR/94 

6. Elabora<;ilo de documento finaL... .................. .................... . ....... MAI/94 

7. Encaminhamento ao GMC para consideracilo e instrumenta<;:ao.. ............. . .... JUN/94 

Quadro 3.2 

Atividades Definidas em Las Leiias para a REC&T 

Atividade 

l. Levantamento de informa<;oes 

2. Elabora<;:ao da estratt~gia de cooperacao/integra<;:ao 

3. Analise das assimetrias e obstaculos normativos 

4. Identificacao dos primeiros projetos de cooperacao 

5. Identificavao das fontes de financiamento 

6. Apresentayilo dos projetos 

7. Elaboracao de propostas quanto ao item 3 

8. Apresenta<;ilo das propostas ao GMC para sua considera<;ao 

9. Definivilo e estruturavao dos sistemas de informavoes 

10. lnterconexao de redes de computadores para C&T 
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Data 

05/1993 

0711993 

1211993 

12/1993 

03/1994 

03/1994 

03/!994 

07/1994 

07/1994 

07!1994 
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