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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir do inicio dos anos 90, o governo brasileiro da inicio a um processo de 

abertura da economia nacional ao exterior, atraves de reducdes expressivas nas 

aliquotas de importacao de uma ampla gama de produtos, o que acabou alterando 

significativamente o funcionamento de determinados setores. Neste contexto, o 

presente trabalho buscou analisar as particularidades do processo de abertura da 

economia nacional, bem como os impactos desta iniciativa sobre a vitivinicultura do 

Rio Grande do Sul. Observou-se, portanto, que aquele processo foi marcado pela 

unilateralidade, o que implicou em uma insercao subordinada aos interesses dos 

paises capitalistas mais avancados, reforcando os lacos de dependencia economica e 

politica que historicamente marcaram a rela9ao entre os paises centrais e perifericos. 

Atualmente, se observa uma perda gradativa de autonomia na execu9ao de politicas 

macroeconomicas, o que tern implicado em uma deteriora9ao dos principios basicos 

da soberania nacional. Dessa forma, as informacoes analisadas neste estudo, 

indicaram que estas mudan9as no cenario internacional acabaram prejudicando a 

vitivinicultura gaucha. Este setor, que ate o inicio dos anos 90 era protegido contra a 

concorrencia externa atraves de tarifas de importa9oes elevadas, passa a sentir, a 

partir deste momento, os efeitos das politicas de abertura. Os impactos mais 

importantes foram observados na area plantada com videiras e na produ9ao de uvas, 

que passaram de taxas anuais de crescimento positivas entre 1980 e 1989, para taxas 

negativas entre 1990 e 1997, ou seja, apos o inicio do processo de abertura. O total 

comercializado com vinhos e derivados e o total de uvas processadas tambem 

apresentou queda significativa, porem em termos relativos. Em rela9ao a balan9a 

comercial vitivinicola, se observou um crescimento nas exportacoes totais e um 

aumento bastante significativo nas importacoes totais. Isto indica que a queda nas 

variaveis internas foi uma contrapartida do crescimento das importa9oes, o que leva a 

concluir que ocorreu uma substitui9ao da produ9ao interna pela produ9ao dos paises 

vitivinicolas tradicionais, como por exemplo Fran9a, Italia, Espanha, Portugal, 

Alemanha e Chile. 
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ABSTRACT 

Starting from the beginning of the nineties, the Brazilian government gives 

beginning to an opening process of the national economy to the exterior, through 

expressive reductions in the aliquots of import of a wide range of products, what 

ended up altering the operation certain sections significantly. In this context, the 

present work looked for to analyze the particularities of the process of opening of the 

national economy, as well as the impacts of this initiative on the wine and grape 

production of Rio Grande do Sul. It was observed, therefore, that that process was 

marked by the unilateraly, what implied in a subordinate insert to the interests of the 

more advanced capitalist countries, reinforcing the liaisons of economic and political 

dependence that historically marked the relationship among the central and outlying 

countries. Now, a loss autonomy gradativa is observed in the execution of political 

macroeconomicas, what has been implying in a deterioration of the basic beginnings 

of the national sovereignty. In that way, the information analyzed in this study, 

indicated that these changes in the international scenery ended up harming the 

vitivinicultura gaucha. This section, that it was protected against the external 

competition through tariffs of high imports until the beginning of the nineties, starts 

to feel, starting from this moment, the effects of the opening politics. The most 

important impacts were observed in the area planted with videiras and in the 

production of grapes, that you/they passed of positive annual rates of growth between 

1980 and 1989, for negative rates between 1990 and 1997, that is to say, after the 

beginning of the opening process. The total marketed with wines and derived and the 

total of grapes processed also presented significant fall, even so in relative terms. In 

relation to the trade balance vitivinicola, a growth was observed in the total exports 

and a quite significant increase in the total imports. This indicates that the fall in the 

internal variables was a compensation of the growth of the imports, what takes to end 

that happened a substitution of the production it interns for the production of the 

countries traditional vitivinicolas, as for example France, Italy, Spain, Portugal, 

Germany and Chile. 
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INTRODUCAO 

Desde o inicio dos anos 70 o mundo vem assistindo ao surgimento de 

uma nova fase do desenvolvimento capitalista, onde a modificacao nas formas de 

acumulacao do capital tern exigido um reordenamento na organizacao economica, 

politica, social e cultural das nacoes. 

A crise da hegemonia norte-americana1 (que teve seu auge entre 1968 

e 1973) e o crescimento economico dos paises europeus, principalmente Alemanha, e 

do Japao, contribuiram para o acirramento da concorrencia intercapitalista2 e 

consequentemente para o aumento no volume de capitais em circulacao em nivel 

mundial. 

Esse fenomeno, comumente chamado de globalizacao, avanca 

implacavelmente sobre todas as regioes do globo, criando um elo de interdependencia 

generalizada entre os paises, alterando substancialmente as relacoes economicas e 

sociais tanto externas quanto internas destas nacoes. Isto tern desembocado, diga-se 

de passagem, em uma intensificacao no processo de concentracao e centralizacao do 

capital tanto no ambito produtivo quanto no financeiro. 

No entanto, e importante deixar claro que as relacoes comerciais e 

produtivas entre os paises possuem origem secular, crescendo principalmente a partir 

da expansao do capitalismo mercantil intra-europeu, e tambem que estas relacoes 

sempre foram orientadas dentro de determinados paradigmas conforme os interesses 

dos paises capitalistas mais avancados. 

1 Para FlORl chcgava o fim a epoca de ouro do crescimento capitalista e iniciava a crise da 

hegemonia norte-americana. "Rompcm-se os acordos de Bretton Woods, reacende-se o conflito social 

na Europa, fragmenta-se a sociedade e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA establishment norte-americano e os Estados Unidos sao 

derrotados no Vietna..." (1997, pag. 108). 

" Nesta fase se observa um aumento na concorrencia entre antigos aliados (no caso os EUA e os 

paises europeus e estes ultimos entre si) incorporando os paises pcrifericos de maior sucesso 

economico. 
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A partir principalmente do final da decada de 70 ganhou impulso a 

globalizacao no seu sentido financeiro3 sob orientacao de politicas deliberadas de 

desregulamentacao cambial e financeira defendidas no bojo do receituario neoliberal e 

que teve inicio principalmente a partir da queda do sistema de Bretton Woods em 

1971. 

No ambito financeiro houve um aumento do volume e na velocidade de 

circulacao dos recursos e a interacao entre esses dois movimentos sobre as diversas 

economias. Quanto ao setor produtivo, nota-se uma convergencia entre os processos 

produtivos, traduzindo-se em semelhancas entre os tipos de tecnicas, estrategias 

administrativas, metodos de organizacao do processo produtivo, etc. 

Neste contexto sao ressuscitados e modificados antigos paradigmas 

que procuram explicar e justificar a inexorabilidade deste fendmeno, propondo que, 

sob o risco de sucumbirem, todos os paises indistintamente necessitam adequarem-se 

as mudancas em curso no cenario internacional. 

Esse tipo de orientacao, baseada nos principios fundamentals do 

liberalismo economico pre-keinesiano, chancelado pelos paises centrais4 e monitorada 

por organismos internacionais como o Fundo Monetario Internacional (FMT) e o 

Banco Mundial, defendem um retorno a Teoria das Vantagens Comparativas 

Ricardianas e a conseqiiente eliminacao de barreiras que impecam a livre circulacao de 

capitais em nivel mundial. 

Porem, e importante ressaltar que, historicamente, o desenvolvimento 

das forcas produtivas e o conseqiiente processo de acumulacao de capital ocorreram 

de forma bastante desequilibrada entre as diferentes regioes do planeta, o que 

desembocou em niveis desiguais de desenvolvimento economico e social, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d c ^ u n u v jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p i u c t U M J u c j ir iu ilCe ir iZu Qu O g iu u u i . . .  I U I t i c c i c i h u v j UVJF i l i i izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O n j i i n i O u C 

politicas deliberadas dos EUA, que, a partir da forte revcrsao da liquidez internacional cm sua 

dire^ao, iniciada em fins de 1979 como resultado dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diplomatic! do dolar, obrigaram o restante do 

mundo capitalista a liberalizar os fluxos internacionais de capital (a chamada desregula^ao 

financeira) e a financiar as crescentes dividas publica e externa dos EUA" (1997, pag. 10). E 

importante destacar que os desdobramentos do avanco nas relacoes comerciais. produtivas e 

financeiras entre as nagoes sao sentidas tambem no ambito institucional e na autonomia de aplicacao 

de instruments de politica economica. 
1 Variando entre estes de acordo com o grau de vulnerabilidade de suas economias. 
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caracterizando uma nitida separagao entre paises desenvolvidos e paises 

subdesenvolvidos. 

Dessa forma, chama-se a atencao para o fato de que o retorno a Teoria 

das Vantagens Comparativas, ou na sua versao mais atual, a adogao dos principios da 

"Nova Teoria do Comercio Internacional"5, pode acirrar ainda mais os desequilibrios 

entre os paises uma vez que a livre concorrencia pode trazer graves consequencias 

aqueles paises com niveis inferiores de desenvolvimento economico e social. 

Alem do mais, os paises considerados desenvolvidos como e o caso 

principalmente dos Estados Unidos, do Japao e dos paises que participam da 

Comunidade Europeia, contraditoriamente, vem relutando em assumir compromissos 

mais efetivos de liberalizacao economica, uma vez que mantem atualmente amplos 

programas governamentais de subsidios e de restricoes alfandegarias aos setores 

internos mais vulneraveis de suas economias, o que lhes garante uma insercao mais 

ativa no comercio internacional. A concorrencia externa sao expostos apenas aqueles 

setores que possuem um elevado grau de competitividade. 

No caso especifico do Estados Unidos percebe-se uma clara tendencia 

a aversao aos acordos multilaterals propostos pelo GATT (Acordo Geral de 

Comercio e Tarifas)6. A politica externa deste pais esta orientada para a criacao ou 

manutencao de acordos unilaterais e bilaterais com os outros paises, como vem 

demonstrando as negociacoes para a criacao de uma Area de Livre Comercio entre as 

Americas (ALCA). Nesse momento ficou explicito o interesse dos EUA em fortalecer 

suas relacoes bilaterais entre os paises latino-americanos em detrimento do 

multilateralismo regional presente no MERCOSUL e no Pacto Andino7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 A Nova Teoria do Comercio International, ao contrario da Teoria das Vantagens Comparativas, 

acredita que possa ser alcaiicado ganhos de escala no comercio exterior. 
6 O GATT foi criado em 1948 na tentativa de coordenar as relacoes comerciais entre os paises. Com 

o documento final da Rodada Uruguai do GATT em 1994 foi criada a Organizacao Mundial do 

Comercio (OMC). que atualmente cumpre o papel anterior do GATT embora este continue existindo. 

Com a OMC, tal "papel" foi ampliado e aprofundado. pois a OMC dispoe de mais forca que o 

GATT. 
7 Embora o MERCOSUL e o Pacto Andino tenham sido criados originariamente com o intuito de 

fortalecer os acordos bilaterais, observa-se uin aumento no multilateralismo entre seus paises 

membros. A intencao dos EUA em criar a ALCA ocorre em virtude da crescente importancia que 

aqueles acordos tem adquirido na regiao, muitas vezes conflitando com seus interesses comerciais. 

Com a criacao de um acordo mais abrangentc, os EUA teriam maiores possibilidades de manter o 

dominio sobre as relacoes comerciais bilaterais entre ele e os paises da America Latina. 
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Alem disso, enquanto as orientagoes do receituario neoliberal tem 

levado a um processo de desmonte do aparato estatal e uma conseqiiente eliminacao 

gradativa dos mecanismos de regulacao da economia8 por parte de alguns paises 

subdesenvolvidos, a participagao do Estado na promogao do desenvolvimento dos 

paises centrais apresenta uma tendencia crescente9. 

Levados pelo canto da sereia desta "nova ordem internacional", grande 

parte dos paises subdesenvolvidos estao promovendo uma abertura unilateral de seus 

mercados o que aliado a falta de uma orientacao governamental mais efetiva, como 

aquela praticada pelas economias desenvolvidas, tem contribuido para a destruigao 

daqueles setores internos menos competitivos. Isso ocorre porque existem diferengas 

significativas entre as regioes principalmente no que diz respeito as condigoes 

estruturais de produgao, comercializagao, de infra-estrutura, tributaria, economica, 

social, politica, etc. 

Por conta de tais diferengas o processo de insergao no cenario 

internacional nao tem ocorrido de forma homogenea, uma vez que tende a reproduzir 

ou ate mesmo agravar os problemas estruturais externos e internos de alguns paises. 

Assim, dadas as distorgoes existentes, o processo de abertura comercial pode 

penalizar certos paises, e dentro destes, aqueles setores que possuem uma maior 

vulnerabilidade. 

Neste contexto, partindo-se do principio de heterogeneidade inter e 

intra-regional dos diferentes paises e regioes, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar o processo de abertura comercial brasileiro, implementado sobretudo a partir 

de 1990, e seus efeitos sobre o setor vitivinicultor do Rio Grande do Sul. Isto e feito 

com o intuito de observar o comportamento desse complexo frente a concorrencia 

com os produtos produzidos principalmente pelos paises europeus e paises 

componentes do MERCOSUL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 Tais como o fim da reserva de mercado para os setores mais vulneraveis atraves da eliminacao das 

restrigoes alfandegarias, fim dos subsidies a produgao, queda nos niveis de investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento (P & D), etc. 
9Isto quer dizer que paralelo aos programas orientados ao desmonte dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WelfarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA State ,,ocorreram 

iniciativas que fortaleceram o papel do Estado nesses paises. sobretudo no ambito economico ou 

militar, no caso dos EUA. Como sera visto, entre 1991 e 1995 ocorre um aumento na participagao 

estatal em grande parte dos paises que fazem parte do G-7. 
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O marco initial do processo de abertura comercial ocorre 

principalmente a partir de 1990 quando acontecem redugoes drasticas e repenlinas nas 

tarifas de importagoes de praticamente todos os produtos. Tal atitude trouxe graves 

conseqiiencias aos setores industrial e agropecuario nacional que passaram a enfrentar 

a concorrencia de produtos advindos de outras regioes do planeta sem contudo terem 

tido tempo para preparar-se suficientemente, alem de contribuir para aumentar ainda 

mais a subordinagao aos interesses estrangeiros principalmente em relagao aos 

Estados Unidos. 

No periodo definido para a realizagao da pesquisa (1980-1997), 

aconteceram dois eventos importantes que impactariam significativamente sobre o 

setor agricola brasileiro: sao eles a assinatura dos acordos da Rodada Uruguai do 

GATT (1986-1994) e a assinatura do Tratado de Assungao que tornou efetivo o 

MERCOSUL (1991-94). 

Quanto ao primeiro acordo seria a primeira vez que os paises centrais, 

principalmente com a iniciativa dos Estados Unidos, aceitariam discutir uma politica 

agricola comum10 para todas as regioes do planeta, muito embora o que se viu na 

pratica foi que a maioria das propostas contidas no acordo ou nao foram cumpridas 

ou foram regulamentadas apenas parcialmente. Isto ocorreu porque os paises centrais, 

como ja foi colocado, persistiam na manutengao de mecanismos11 que visavam manter 

as restrigoes aos produtos agricolas vindos de outras regioes. 

Porem seria a partir de Janeiro de 1994, com a consolidagao do 

MERCOSUL, que viriam a ser alteradas significativamente as relagoes comerciais 

externas brasileiras. Apesar de mantidas algumas restrigoes tarifarias, principalmente 

para os produtos manufaturados, as tarifas de importagoes de praticamente todos os 

produtos agropecuarios produzidos dentro do bloco, composto atualmente por 

Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai e, em carater exceptional, Chile e Bolivia, 

foram reduzidas a zero ou ficaram muito proximas a isso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 Alem da criacao de uma politica agricola comum entre os paises, a Rodada Uruguai do GATT 

(realizada em Punta D'el Este no Uruguai) se propunha a discutir outras questoes como por exemplo 

regras multilaterais para protegao dos direitos intelectuais. o comercio em services, computagao. 

comunicagao, etc. 
1 1 Tais como a criagao das chamadas barreiras nao-tarifarias (barreiras tecnicas e sanitarias, normas 

de procedimentos alfandegarios, quotas, etc.). 
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Repentinamente o setor agricola nacional, em especial as regioes 

localizadas geograficamente proximas aos paises integrados, seriam empurrados a 

concorrencia com produtos oriundos de paises com diferenciais significativos de 

qualidade e produtividade, como e o caso principalmente da Argentina e do Uruguai. 

Alem do mais, no caso do MERCOSUL, por questoes puramente 

politicas houve uma antecipagao do prazo para o inicio do processo de integracao. A 

consolidacao dos acordos tarifarios, originalmente previstos para o inicio de 1998, 

foram colocados em pratica quatro anos antes em Janeiro de 1994, trazendo 

dificuldades adicionais para determinados setores dos paises envolvidos. 

Alem da Rodada Uruguai do GATT e do MERCOSUL, poderia ser 

citado ainda a implantacao do Piano Real, a partir de julho de 1994, como um terceiro 

evento importante quando se refere ao processo de abertura comercial. Isto ocorre 

porque com o intuito de evitar a pressao dos precos internos, o governo utilizou-se de 

dois instrumentos de politica economica que iriam afetar significativamente a 

competitividade dos produtos nationals: sao eles a diminuicao das aliquotas de 

importaeao e a sobrevalorizacao da moeda nacional em relacao ao dolar norte-

americano. 

Os reflexos da adocao dessas medidas atingiram fortemente o saldo da 

balanca comercial brasileira que passou, sobretudo a partir de Janeiro de 1995, a 

apresentar deficits sucessivos. A queda nos coeficientes de exportacao acabou mais 

uma vez penalizando o setor agricola nacional. 

Neste contexto, tendo em vista as caracteristicas do setor agricola 

brasileiro e em especial o do Rio Grande do Sul, era de supor que uma abertura 

comercial desordenada poderia atingir significativamente as relacoes economicas 

locais, uma vez que a estrutura produtiva desta regiao possui similaridades bastante 

significativas em comparacao com os demais paises do bloco. 

Alem do mais, o Rio Grande do Sul e um estado com importante 

potencial agropecuario com predominio da agricultura familiar e onde o setor 

primario e o polo dinamico da economia, o que permite concluir que modificacoes 

ocorridas no setor agricola podem alterar significativamente a organizacao economica 

local. 
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Existe ainda o fato deste estado possuir uma proxjrnidade muito grande 

com os paises do bloco e tambem possuir uma forte orientacao exportadora de 

produtos do setor agricola, o que caracteriza uma maior vulnerabilidade frente as 

mudancas nas politicas alfandegarias para este setor. 

Dessa forma, dadas as caracteristicas apresentadas pela regiao, pode-se 

argumentar que o processo de abertura comercial, principalmente no que se refere ao 

setor agricola esta atingindo, como ja foi colocado, significativamente as relacoes 

comerciais locais, uma vez que as especificidades da agricultura mundial, 

caracterizada por niveis distintos de protecionismo e produtividade entre os paises, 

sao desconsideradas no momento em que os produtos agricolas sao confrontados em 

um processo de livre concorrencia. 

No que se refere a escolha do setor vitivinicultor, localizado na regiao 

da serra do Rio Grande do Sul, se deu pelo fato deste apresentar certas peculiaridades 

julgadas importantes. Em primeiro lugar e um setor que apresenta um potencial 

economico bastante significativo tanto na economia regional quanto nacional uma vez 

que foi responsavel por 60% da area viticola nacional em 1997 e 90% da producao de 

vinhos no Brasil na media de 1982/91. Em segundo lugar pelo fato de ser responsavel 

pela manutencao de uma imensa cadeia agroindustrial que engloba cerca de 45 

municipios, uma area total de 24.000 hectares plantada com videiras e concentra mais 

de 400 cantinas e 24 cooperativas vinicolas 

Alem disso, trata-se de uma regiao de colonizacao italiana, onde cerca 

de 13 mil familias com pequenas propriedades rurais dependem principalmente da 

producao da uva para seu sustento. Para estas familias, o cultivo da uva tornou-se a 

unica alternativa de sobrevivencia por ser uma cultura tradicional, passada de pai para 

filho, e o aproveitamento dessa mao-de-obra nao poderia ser deslocada a outros 

setores sem um custo social bastante elevado. 

Outra questao importante e o fato do setor vitivinicultor ter sido, ate o 

inicio da decada de 90, protegido contra a concorrencia externa atraves de 

mecanismos de restrigoes alfandegarias para os vinhos provenientes de outros paises, 

o que Ihes garantia praticamente o monopolio da venda interna desse produto. A 

partir principalmente de 1990 esta situacao se altera significativamente e o setor passa 
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a enfrentar repentinamente a concorrencia internacional indiscriminada de vinhos com 

precos inferiores aos praticados internamente. 

No caso do MERCOSUL, estudos indicam a superioridade dos vinhos 

produzidos pela Argentina (vinhos comuns) e pelo Chile (vinhos finos), uma vez que 

estes paises apresentam diferenciais significativos de qualidade e produtividade 

quando comparados com os similares brasileiros. Em relacao a Europa, como sera 

visto, paises como Franca, Italia, Alemanha, Espanha e Portugal aparecem como 

grandes produtores e exportadores mundiais o que indica uma seria ameaca a 

producao interna. E isto e mais serio ainda quando se sabe que estes paises vem 

apresentando, historicamente, problemas de excedentes cronicos. 

O periodo que se pretende analisar (1980-1997) foi definido em virtude 

de que os diversos autores consultados parecem convergir no sentido de que o 

processo de liberalizacao comercial brasileiro tenha iniciado de maneira expressiva a 

partir de 1990. 

Portanto, a analise tera inicio em 1980 com o intuito de observar com 

mais clareza o comportamento do setor tanto em um periodo em que existiam 

mecanismos de protecao ao setor, ou seja, em um periodo anterior ao inicio do 

processo de abertura comercial (1980-89), quanto em um periodo posterior (1990-

97), em que cairam significativamente as aliquotas de importacao para todos os 

produtos. 

No primeiro capitulo, sera feito uma breve digressao sobre o debate 

entre protecionismo e livre comercio no ambito das principais correntes de 

pensamento economico. Este tipo de analise permitira observar em qual contexto 

historico e em que fase do desenvolvimento capitalista ocorreu a passagem de um 

sistema para outro. 

No capitulo seguinte, buscar-se-a recuperar o comportamento da 

politica externa brasileira do pos-guerra ate os anos 80 sob dois niveis de analise. 

Num primeiro momento, sera priorizado o estudo da insercao do Brasil no cenario 

internacional em um contexto de dependencia frente ao polo hegemonico mundial, no 

caso os EUA. A seguir, a analise limitar-se-a a descrever as politicas de importacao e 
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exportacao adotadas no periodo, procurando relacionar os impactos destas politicas 

sobre o setor agricola nacional. 

O terceiro capitulo tem como objetivo observar os fatores, tanto no 

ambito interno quanto no externo, que influenciaram o inicio do processo de abertura 

comercial brasileiro, procurando estabelecer as suas coerencias e contradicoes. Neste 

momento se buscara relacionar nao apenas os motivos de ordem economica, mas 

tambem os fatores de ordem politica e ideologica que influenciaram na adogao deste 

tipo de iniciativa. 

Os dois ultimos capitulos serao dedicados ao estudo da vitivinicultura 

efetivamente. No quarto capitulo sera tracado um panorama da vitivinicultura 

mundial, com o objetivo de destacar suas caracteristicas em termos de area plantada 

com videiras, consumo, producao e tamanho do comercio internacional. Neste 

momento sera priorizada a analise sobre a vitivinicultura da CEE (principalmente 

Franca, Italia, Espanha, Portugal e Alemanha), dos Estados Unidos e do 

MERCOSUL (Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolivia). 

O quinto e ultimo capitulo sera dedicado a analise do impact o da 

abertura comercial brasileira sobre a vitivinicultura do Rio Grande do Sul 

propriamente dita. Inicialmente sera feito um estudo sobre as caracteristicas da 

vitivinicultura da regiao, procurando estabelecer relacoes entre esta e a vitivinicultura 

mundial. 

Posteriormente, sera analisado o comportamento do setor vitivinicultor 

gaucho durante o periodo estabelecido para a realizacao da pesquisa, atraves da 

analise de variaveis como area plantada com videiras, producao de uvas, 

comercializacao de vinhos e derivados, quantidade de uvas processadas e quantidades 

e valores vitivinicolas exportados e importados pelo Brasil durante o periodo. 
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1. CONSIDERACOES T E O R I C A S A C E R C A DO DILEMA E N T R E 

PROTECTONTSMO E L I V R E C O M E R C I O 

O dilema existente entre protecionismo e liberalizacao comercial 

surgiu juntamente com as primeiras tentativas de formulacao de uma teoria do 

comercio exterior. Desempenhou papel central na discussao das principais correntes 

do pensamento economico, como os Mercantilistas entre os seculos XV e XVII I , 

passando pelos Classicos, Neoclassicos e Marxistas entre os seculos X V I I I e XIX, 

ate chegar nos tempos atuais. 

Para os economistas Classicos, como Adam Smith e David Ricardo, 

assim como para a grande maioria dos economistas contemporaneos orientados pelo 

paradigma neoliberal, o livre comercio seria um mecanismo gerador de bem-estar e 

de difusao de desenvolvimento economico12. Por outro lado, a visao contraria a esta 

corrente postula de que nao ha evidencias de que o livre comercio leve, 

necessariamente, a ganhos de bem-estar. Neste grupo de pensadores podem ser 

relacionados Hamilton, no seculo XVII , List 1 3 no seculo XIX, Prebisch, no seculo 

XX, entre outros. 

No entanto, este debate passou a adquirir maiores proporcoes a partir 

do expressivo crescimento do comercio mundial entre a segunda metade do seculo 

XIX e inicio do seculo XX. Como sera visto, neste momento ocorre uma aceleracao 

na concorrencia intercapitalista que resulta em um enfraquecimento do imperio 

economico britanico, pais defensor por excelencia das praticas de livre comercio. 

1 2 E importante rcssallar que a corrente orlodoxa, pelo mcnos para os Classicos c cm um primeiro 

iiioiiiCiito para os iieoclassicos, o protecioiusiiio era aceitc ein dcterniiiiadas circuiiStanciaS, 

principalmente quando determinado setor da industria nacional estava em fase initial. No entanto, a 

corrente nsoclassica coiitsiiiporaiica cada vez mats esta adctandG uina postura radical ern relaQao a 

necessidadc da nao utilizayso dc praticas protccioiiistas. 
1 3List (1789-1846) partia dc uma teoria baseada no transito atraves de diferentes etapas ou estagios do 

desenvolvimento economico, onde dedicava um papel essencial para a tributacao, como forma de 

proteger a industria alcma da concorrencia externa (RODRIGUEZ, 1987, pag. 19). 
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As novas potencias economicas emergentes, entre as quais Estados 

Unidos, Alemanha e Japao, se utilizavam de uma especie de guerra protecionista 

para viabilizarem seus respectivos modelos de desenvolvimento economico, o que 

acabou contribuindo para a substituicao do livre comercio pelo protecionismo. 

Analisando as praticas protecionistas sob uma perspectiva historica, 

pode-se argumentar que estas sao derivadas do proprio carater expansivo do 

capitalismo mundial tanto no ambito interno quanto externo. Esta expansao foi 

conseguida gracas a utilizacao de politicas imperialistas onde os interesses 

protecionistas, na medida em que separavam economicamente os paises, serviam 

para facilitar a formacao de "monopolios exportadores" e garantir, 

consequentemente, as condicSes para uma insercao mais ativa destas nacoes no 

comercio internacional (ESTEVAO, 1991, pag. 144). 

No entanto, as politicas protecionistas nao sao uma conseqiiencia do 

acirramento no sistema de concorrencia capitalista, sendo que: 

"... sua origem e anterior e baseia-se nas tarifas que 
serviam aos interesses financeiros da monarquia e que 
constituiam uma forma de exploracao do comerciante, 
metodo que foi progressivamente refinado pelos Estados 
autocraticos. A sua sobrevivencia foi possivel porque a 
primeira fase do capitalismo precedeu a Revolucao 
Industrial, o que permitiu a reproducao de estruturas e de 
interesses que nao foram totalmente recuperados pelas 
novas estruturas e interesses proprios do capitalismo" 
(Ibid., pag. 144). 

A necessidade de proteger tanto o contrato firmado entre os 

comerciantes, quanto a propria propriedade dos individuos envolvidos nas transacSes 

mercantis, fizeram com que os governantes insistissem que os mercados fossem 

submetidos a qualquer tipo de regulamentagao. 

Isto demonstra que as praticas protecionistas se originaram antes 

mesmo da consolidagao de um modo de producao especificamente capitalista. O 

surgimento e evolucao deste modo de producao e que colocou a necessidade de 
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aperfeigoamento dos mecanismos de protegao como condigao indispensavel ao seu 

funcionamento e evolugao. 

No piano internacional, o protecionismo passa a se consolidar no 

momento em que ocorre um crescimento da Economia Mercantil como um todo e o 

comercio exterior passa a adquirir importancia nas relacoes comerciais. O controle 

dessa Economia Mercantil, que ate entao se restringia ao piano interno, passou a 

ganhar dimensoes internacionais. 

Nesse sentido HICKS conclui que: 

"A regulamentagao do comercio, com objetivos 
nacionais, tem um historico que se estende durante 
muitos anos; retrocede, pelo menos, ao chamado 
"mercantilismo" dos seculos XVII e XVIII. O 
"mercantilismo" trouxe a descoberta de que o 
crescimento economico pode ser aplicado no "interesse 
nacional", como meio de atingir objectivos nacionais de 
todas as especies, incluindo a busca de influencia sobre 
as outras nagoes, prestigio e poder" (1972, pag. 159-60). 

Este cenario passa a se alterar em meados do seculo X V I I I a partir dos 

efeitos da Revolugao Industrial. Neste momento, as restrigoes tarifarias que incidiam 

sobre as importagoes de materias-primas e produtos alimenticios comegam a 

obstaculizar o desenvolvimento da produgao capitalista ao dificultar o crescimento 

do comercio exterior. Isto ira fazer com que os industrials ingleses iniciem uma luta a 

favor da aboligao das tarifas alfandegarias com o objetivo de reduzir os custos de 

suas mercadorias e torna-las mais competitivas no mercado mundial. 

Este tipo de iniciativa, que foi marcada por varios conflitos com os 

proprietarios de terras, contribuiu para a passagem do padrao de insergao 

internacional caracterizado pelo protecionismo, para um sistema de livre comercio14. 

Portanto, o que merece ser destacado e a existencia de duas visoes 

conflitantes no debate sobre protecionismo e liberalizagao comercial. A chamada 

corrente ortodoxa acredita que, independentemente das diferengas existentes nos 

H Este assunto sera tratado mais minuciosamente posteriormente quando for analisada a passagem do 
sistema de liv rezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o i i i C i c i o p a r a o p i G i c c 10111 s n i o . 
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niveis de desenvolvimento economico e social dos paises, as relacoes comerciais 

entre estes devem ser reguladas pelas livres forcas do mercado. 

Um outro tipo de visao, neste caso heterodoxa, entende que as 

relacoes de comercio internacional podem ocorrer de forma desequilibrada, ou seja, 

pressupoem a existencia de assimetrias, falhas de mercado que podem ser corrigidas 

atraves da adocao de politicas estrategicas, como por exemplo algum tipo de 

mecanismo de protecao a producao domestica frente a concorrencia internacional. 

Essa ultima corrente percebe tambem que as relacoes comerciais 

internacionais ultrapassam o ambiente meramente economico para se situarem 

tambem no piano politico e ideologico, ou seja, que as relacoes comerciais entre as 

nacoes ocorrem em um contexto de jogo de poder e dependencia onde os paises com 

maior potencial economico e militar subjugam os demais a seus proprios interesses. 

Neste contexto, com o intuito de situar historicamente a origem e 

evolucao do debate entre protecionismo e livre comercio sera feita a seguir uma 

breve discussao sobre as principals correntes de pensamento economico, procurando 

estabelecer suas respectivas posicoes e contribuicoes para esta questao. 

No entanto, o objetivo desta digressao nao e de esgotar o assunto 

sobre o debate entre protecionismo e livre comercio no ambito da ciencia economica. 

Em virtude disso, ficara de lado a evolucao mais recente deste debate, como por 

exemplo as teorias revisionista e neoschumpeteriana1 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 A Visao Mercantilista 

Conforme HICKS destacou anteriormente - ver pag. 2 - foi no periodo 

mercantil que o comercio exterior passa a ganhar importancia como uma nova 

perspectiva para o desenvolvimento da acumulacao capitalista, ou seja, como 

mecanismo de crescimento economico. 

Na etapa inicial do capitalismo, o capital comercial exercia o dominio 

sobre a producao, sendo a agricultura o principal ramo deste sistema. O comerciante 
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desempenhava um papel importante neste processo, uma vez que comprava as 

mercadorias excedentes dos produtores a um prego inferior e as vendia por um prego 

superior. Isto contribuia para o aumento da influencia e da forga da burguesia 

comercial e consequentemente, para o crescimento de suas riquezas monetarias16 

(RODRIGUEZ, 1987, pag. 3). 

Entretanto, o mercantilismo foi marcado por duas fases distintas: Uma 

primeira foi caracterizada pela teoria do balango monetario, e uma segunda fase onde 

predominou a teoria da balanca comercial favoravel. Para a teoria do balango 

monetario, que prevaleceu entre os seculos XV e XVI, a base da politica economica 

consistia em atrair ao pais metais preciosos e assegurar um balango de pagamentos 

favoravel (Ibid., pag. 3). 

A partir do seculo XVII a teoria do balango monetario e substituida 

pela teoria da balanga comercial favoravel, que passa a sustentar que o importante 

para um pais nao e a acumulagao de metais preciosos e sim a obtengao de saldos 

comerciais favoraveis. E isto somente seria possivel atraves da utilizagao de politicas 

protecionistas para aqueles setores industriais que produzissem para a exportagao. 

Nesta segunda fase do mercantilismo o protecionismo passa a ser 

usado como instrumento de incentivo a produgao industrial, o que contribuiu para o 

desenvolvimento da incipiente industria capitalista e tambem para o desenvolvimento 

do comercio exterior ingles. Vale ressaltar que a utilizagao das praticas protecionistas 

com o objetivo de fortalecer a industria domestica inglesa persistiu ate meados do 

seculo XVIII. 

Posteriormente, como sera visto, quando esta industria alcangar um 

certo nivel de desenvolvimento e a Inglaterra sentir a necessidade de expandir seus 

dominios em nivel mundial, o protecionismo perdera a sua importancia, sendo 

substituido pelo discurso em favor do livre comercio. 

15 Para uma analise mais detalhada destas correntes ver o artigo de Sergio Buarque de Hollanda Filho. 
II Encontro Nacional de Economia Politica. Volume III. 27 a 30 de maio de 1997. PUC/SP. 
16E importante ressaltar que nesta epoca o Estado exercia um papel fundamental na defesa dos 
interesses desta burguesia mercantil. 
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1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Visao Classica 

Adam Smith, maior expoente da Escola Classica e defensor do 

liberalismo economico juntamente com David Ricardo, acreditava que o monopolio 

da produgao domestica, garantida por restricoes ao mercado externo, poderia ser 

prejudicial ao bem estar da populacao de um pais. Segundo ele: 

"Ao se restringir, por outras taxas alfandegarias ou por 
proibicoes absoluta, a importagao dc bens estrangeiros 
que podem ser produzidos no proprio pais, garante-se 
ma is ou menos o monopolio do mercado interno para a 
industria nacional que produz tais mercadorias" 
(SMITH, 1996, pag. 435). 

Este monopolio do mercado interno garantiria o aumento no nivel de 

atividade somente daquela produgao especifica e nao traria, necessariamente, o 

aumento na atividade e do bem estar para a sociedade em geral. Dessa forma, as 

restrigoes alfandegarias impostas a produtos que poderiam ser adquiridos a custos 

inferiores no comercio internacional traria prejuizos ao conjunto da nagao, uma vez 

que a produgao interna destes requereria um maior dispendio relativo de tempo de 

trabalho. 

Neste sentido SMITH afirma que: 

"Se um pais estrangciro estivcr cm condigSes dc nos 
fomecer uma mercadoria a prego mais baixo do que o da 
mercadoria fabricada por nos mesmos, e melhor compra-
la com uma parcela da produgao de nossa propria 
atividade, empregada de forma que possamos auferir 
alguma vantagem" (Ibid., pag. 439). 

Esta visao resume a chamada Teoria das Vantagens Absolutas de 

Smith, onde este defende que os paises devem especializar-se na produgao daqueles 

bens em que tiverem vantagens absolutas quando confrontados com os concorrentes 

internacionais. Aqueles bens em que determinado pais nao obtiver esta vantagem, ou 

seja, que podem ser adquiridos externamente a pregos inferiores aos similares 

nacionais, sua produgao deve ser desestimulada e direcionada para outro processo 

produtivo. 
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Se esta mercadoria fosse comprada no mercado externo, poderia ser 

adquirida com apenas "uma parte do prego das mercadorias que a atividade 

empregada por um capital igual teria produzido no pais, caso se deixasse a atividade 

nacional seguir seu caminho natural" (Ibid., pag. 439). 

Persistindo as restricoes as importacoes dessas mercadorias: 

"... a atividade do pais e desviada de um emprego mais 
vantajoso de capital e canalizada para um emprego 
menos vantajoso, consequentemente, o valor de troca da 
produgao anual do pais, ao invcs dc aumentar - como 
pretende o legislador - necessariamente diminui, por 
forga de cada norma que imponha tais restricoes as 
importacoes" (Ibid., pag. 439). 

O que traria como conseqiiencia a "diminuigao da renda do pais, e o 

que diminui essa renda nao tern muita probabilidade de aumentar o capital da 

sociedade mais rapidamente do que teria aumentado espontaneamente, caso se 

tivesse deixado o capital e a atividade encontrarem seus empregos naturais" (Ibid., 

pag. 439). 

Pode-se concluir portanto, que o pensamento de Smith foi um 

importante instrumento de fortalecimento dos ideais liberalizantes e, por extensao, de 

defesa dos interesses do capitalismo industrial ingles, que via na liberdade de 

comercio o surgimento de amplas oportunidades de expansao em nivel mundial. 

Posteriormente David Ricardo iria aprofiindar a analise Smithiana de 

Comercio Exterior, atraves da chamada Teoria das Vantagens Comparativas. Esta 

nova teoria manteve-se fiel ao livre comercio e argumentava que as relagoes 

comerciais entre os diferentes paises poderiam ser viabilizadas mesmo nao existindo 

vantagens absolutas na produgao de mercadorias. 

Ou seja, se um certo pais A tivesse desvantagem absoluta na produgao 

de todas as mercadorias em relagao a um pais B, mesmo assim poderia existir 

comercio entre ambos, desde que o pais A obtivesse vantagem apenas relativa na 

produgao de determinada mercadoria. Dessa forma, o pais B deixaria de produzir 

essa mercadoria em que tivesse desvantagem relativa, comprando-a do pais A, e 
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empenhando-se somente na producao das mercadorias em que auferisse maior 

vantagem. 

Tsto indica que todos os paises obteriam vantagens com o livre 

comercio, uma vez que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"En un sistema de comercio absolutamente libre, cada 
pais invertira naiuralmente su capital y su trabajo a 
aquellas produciones que son las mas beneficiosas para 
el. Pero este proposito de persegiiir la ventaja individual 
esta admirabelmente unido a la conveniencia general 
del conjunto. Estimulando la industria, premiando la 
invencion y utilizando del modo mas eficaz las 
facultades especiales concedidas por la Natureza, se 
distribuye el trabajo com la maior eficiencia e 
economia; y aumentado al mismo tiempo la cantidad 
total de bienes, difunde un bienestar general e liga com 
el vinculo comum del interes y el intercambio a todos los 
pueblos del munch civilizado" (RICARDO, 1955, pag. 
96). 

Nesta citacao fica patente a defesa do livre comercio como mecanismo 

gerador de bem-estar a todos os participantes do comercio mundial e tambem da 

crenca, a exemplo de Smith, de que a busca do interesse particular levara, 

necessariamente, a harmonizacao dos interesses coletivos dos diferentes agentes 

economicos. Qualquer tentativa deliberada de obstruir este caminho natural levaria a 

geracao automatica de desequilibrios que desembocaria em prejuizos ao conjunto da 

sociedade. 

(t)yb$ Ricardo defendia na verdade era uma nova Divisao 

Internacional do Trabalho onde os diferentes paises deveriam manter suas 

respectivas estruturas produtivas, ou seja, os paises industrializados continuariam 

produzindo produtos manufaturados e os paises agro-exportadores, por sua vez, 

manteriam a produgao de bens primarios17 

1 r v u f r / - . H a p r o i i i f \ / J . i l i - . I t inlol .^r»*<~» n A n t i m i n r i n r a n / l AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n " A f i / ' l u l l / - i /-» > a A r rtamnir i w i p a r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L/w iu w vjv-oav̂  i i i u u u u , a iiigiaii>i l a i _ w i i u 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 s v i iuu a u i i t i i i n u u m i l i u m \ *  \ j o viV/inaia piii.->v_.-> 

manteriam seus respectivos processos de mdustrializacao dependentes e retardatarias em relacao 
aquele pais. 



18 

Alem disso, Ricardo era um nitido defensor dos interesses dos 

industrials ingleses e um critico, por extensao, dos privilegios dos proprietaries de 

terras. Estes ultimos defendiam o fechamento dos mercados a fim de evitar a entrada 

de produtos agricolas vindo de outros paises. Neste caso, o encarecimento dos 

produtos agricolas redundava em um aumento no valor da forca de trabalho o que 

consequentemente prejudicava a lucratividade dos industrials. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A Visao Neoclassica 

Os neoclassicos foram representantes de uma escola do pensamento 

onde predominava um tipo de visao apologetica do capitalismo e de justificacao das 

relacoes de exploracao da classe trabalhadora no ambito desse modo de produgao. 

Esta escola rompeu com a analise dinamica da economia presente nos Classicos, 

principalmente atraves da negagao da Teoria do Valor de Smith e Ricardo e da 

substituigao desta pela Teoria do Valor Utilidade. Segundo esta nova teoria, o que 

determina o valor e utilidade que um bem possui e nao, como pensavam os 

Classicos, a quantidade de trabalho contida neste bem. 

No entanto, a exemplo dos Classicos, mantiveram-se fieis a ideia de 

liberdade individual e de mercado uma vez que acreditavam que em um modelo 

economico os tipos sociais agem individual e racionalmente, e "... os interesses 

individuals se ajustam harmoniosamente atraves de um sistema concorrencial que 

absorve todas as energias da maioria das pessoas, em todos os niveis econdmicos e, 

por isso mesmo, gera naturalmente o pacificismo" (ESTEVAO, 1991, pag. 143). 

Percebe-se portanto que na medida em que esta corrente postula um 

sistema de mercado concorrencial, deixa explicita a ideia de que e contraria a 

utilizagao de mecanismos de controles do mercado mundial. 

Conforme observou ESTEVAO: 

"Este modelo e transposto para o piano internacional 
atraves do sistema de comercio livre, onde as nagoes 
aparecem como espagos separados por uma fronteira 
puramente juridica, sem quaisquer obstaculos ou custos 
adicionais (transportcs. dircitos alfandegarios) a livre 

I 
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circulagao de bens e servigos. Em cada espaco a 
concorrencia e completa (pura e perfeita), sem restricoes, 
e os agentes economicos tern uma capacidade de 
previsao perfeita. Alem disso, cada espaco apresenta-se 
dotado de fatores que circulam livrcmentc de industria 
para industria, mas nunca de um espaco para outro, e 
cuja afetacao e feita de modo a assegurar o pleno 
emprego e a maximizacao da producao. A concorrencia e 
o pleno emprego pcrmitem a cada agente economico 
maximizar os seus interesses individuals e, desse modo, 
levam cada pais a especializar-se nas producoes em que 
possui vantagens comparativas. Existe, finalmcnte, um 
cquilibrio internacional que se estabclece fora de 
qualquer evolucao (o tempo e um "tempo sintetico") e 
atraves de um mecanismo dc precos que pcrmitc igualar 
as importagdes e as exportacoes" (Ibid., pag. 144). 

Esta longa citacao resume com clareza os pontos principals em que se 

assenta os fundamentos teoricos do pensamento neoclassico. Nota-se que esta 

corrente recupera alguns dos principals postulados Classicos, embora se utilize de 

um nivel de abstragao extremamente elevado, que contribui para prejudicar 

sensivelmente a relagao com o mundo real. 

Para ela o comercio livre e um sistema pacifico porque nenhuma 

classe tern interesse num expansionismo pela forga como tal e porque nao ha 

conflitos de interesses economicos entre as diferentes nacoes nem entre as mesmas 

classes de diferentes nagoes. O carater voluntario do comercio proporciona vantagem 

para todos, nao so reduzindo os riscos mas, tambem, contribuindo para o crescimento 

da Economia Mercantil como um todo (HICKS, 1972, pags. 49 e ss). 

No entanto, sabe-se que a realidade, principalmente do mercado 

mundial, nao e pintada com as cores imaginadas pela economia neoclassica. 

Acreditar em um mercado de concorrencia perfeita, pacifico, com livre mobilidade 

de fatores, pleno emprego e regulagao das exportacoes e importagoes pelo 

mecanismo de pregos, e desconsiderar o ambiente conflitivo em que se movem as 

relagoes comerciais entre os paises e as contradigoes que sao imanentes ao proprio 

desenvolvimento da dinamica da acumulagao capitalista. 
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1.4 A Visao Marxista 

MARX seria um dos primeiros teoricos a analisar inteiramente a 

expansao do comercio mundial como uma conseqiiencia da propria dinamica do 

desenvolvimento do modo de produgao capitalista, uma vez que este comercio 

constitui-se, para ele, numa tentativa de solugao externa das contradigoes do sistema. 

E importante destacar que este tipo de angulo de analise representa uma ruptura 

linear com a Escola Classica18. 

O desenvolvimento das forgas produtivas internas conduz a elevagao 

da produtividade social do trabalho que ira implicar na alteragao na relagao entre 

capital constante e capital variavel, ou seja, na composigao organica de capital. Esta 

modificagao, que significa a substituigao de trabalhadores por maquinas, incitara um 

movimento tendencial de queda da taxa de lucros. 

Este movimento por sua vez refletir-se-a em uma crise de 

superprodugao de mercadorias, uma vez que: 

"... cada crise economica tem por fonte decisiva a queda 
das taxas medias de lucros, manifcstando-se, 
simultaneamente, tanto na superprodugao de 
mercadorias, quanto por irrupgao do desequilibrio entre 
oferta abundante, a qual nao se cncontra delimitada, 
senao pelas forgas produtivas da economia, bem como 
pela reduzida capacidadc de compra disponivel, 
delimitada, por sua vez, pelas proporcionalidade 
diferenciadas dos ramos de produgao..." (XAVIER, 
1993, pag. 91). 

Isto indica que o movimento de aceleragao do processo interno de 

acumulagao de capital e a conseqiiente elevagao da produtividade do trabalho social 

conduzem a expansao do mercado externo uma vez que o interno nao possui 

condigoes de expandir-se na proporgao necessaria. 

Como analisou MARX: 

No entanto, e importante ter em mente que a analise da teoria do valor de MARX foi formulada a 

partir da teoria do valor de Ricardo. 
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"O mercado tern por isso de ser constantemente ') 
ampliado, e dessc modo suas concxoes c as condigocs 
que as regulam assumem cada vez mais a configuracao 
de lei natural independcnte dos produtores e se tomam 
cada vez mais incontrolaveis. Essa contradigao interna 
busca um equilibrio aumentando o campo extemo da 
producao" (1980, pags. 281-82). 

Neste contexto, pode-se argumentar que a expansao do comercio 

externo absorveria o excedente tanto de mercadorias quanto de capital gerados pelas 

crises de superprodugao interna, contrapondo-se ao movimento de queda da taxa de 

lucros. Dessa forma o comercio externo cumpriria um papel importante como 

mecanismo de eliminagao das contradigoes internas do capitalismo. 

O proprio MARX afirma que: 

"Ademais, a expansao do comercio exterior, base do 
modo capitalista de produgao em seus albores, toma-se, 
com o desenvolvimento do capitalismo, o proprio 
produto desse modo de produgao impelido por 
necessidade interna e pela exigencia de mercado cada 
vez maior" (1991, pag. 272). 

No entanto, o movimento de busca de realizagao das mercadorias e 

capitais excedentes dos diferentes paises no mercado externo nao ocorrem de forma 

linear como pensavam os Classicos, uma vez que o desenvolvimento das forgas 

produtivas capitalistas internas podem variar sensivelmente de uma nagao para outra. 

Esta variagoes contribuem para que ocorram desequilibrios nas relagoes comerciais 

em nivel mundial. 

Uma indicagao de que para MARX podem ocorrer desequilibrios nas 

trocas entre os paises com diferentes niveis de desenvolvimento e encontrada a partir 

da formulagao da sua Teoria do Valor Internacional. Segundo esta teoria, nos paises 

desenvolvidos combinam-se uma maior intensidade de trabalho - o que equivale a 

dizer a um maior grau de exploragao - com um trabalho mais produtivo19. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19 Vale destacar que para MARX existe diferenga na lei do valor para o mercado externo em 

comparagao com o interno. "En todos los paises rigc una cierta intensidad media del trabajo, por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necesario, no pudiendo, por tanto, scr considcrado como trabajo dc calidad normal. Solo aquel grado 
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No entanto, as mercadorias produzidas pelos paises desenvolvidos sao 

colocadas no mercado externo com um valor agregado superior, quando confrontadas 

com aquelas produzidas por paises com niveis inferiores de desenvolvimento, no 

caso os paises subdesenvolvidos. Conforme observou MARX: 

"Capitals empregados em comercio exterior podem 
conseguir taxa mais alta de lucro, antes de mais nada, 
porque enfrentam a concorrencia de mercadorias 
produzidas por outros paises com menores facilidades de 
producao, de modo que o pais mais adiantado vende suas 
mercadorias acima do valor, cmbora mais baratas que a 
dos paises competidores. Na medida em que o trabalho 
do pais mais adiantado se valoriza como trabalho de peso 
especifico superior, aumenta a taxa de lucro, pois 
trabalho que nao c pago como dc nivel superior, como tal 
e vendido. Essa situacao pode funcionar em relagao ao 
pais para onde se exportam e donde se importam 
mercadorias, dando ele em produtos mais trabalho 
materializado do que recebe e apesar disso recebendo 
mercadoria a prego mais barato do que poderia produzi-
la" (Ibid., pag. 273). 

Isto demonstra que MARX acreditava que o livre comercio nao atua 

como elemento harmonizador de interesses individuals, uma vez que as relagoes 

comerciais entre os paises sao marcadas por profundas contradigoes. Em um 

processo de livre concorrencia seriam favorecidas aquelas nagoes com um maior 

nivel de desenvolvimento das forgas produtivas, o que desembocaria na perpetuagao 

do atraso das demais. 

1.5 A Visao Keynesiana 

O pensamento keynesiano representou uma aiptura com os principals 

fundamentos teoricos da escola neoclassica na medida em que defende, entre outras 

coisas, a utilizagao de mecanismos reguladoies para o processo de acumulagao 

la simple duracion del tiempo de trabajo. No es asi en el mercado mundial, cuyas partes integrantes 

son los distintos paises. La intensidad media del trabajo cambia de un pais a otro; en unos es mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pt v | uv .  n. i. v l i  U U w UiayUI. w i n s iiik.ui.ri Ua UUUd I . Ca l u i n m i i , p U C o u n a v S wl i a ,  LUj r d u i u u a u U C invAiiun M 

la unidad media del trabajo universal. Por tanto, comparado con otro menos intensivo. el trabajo 

nacional mas intensivo produce durante e! mismo tiempo mas valor, el cua! se expressa en mas 

dinero" (Marx, citado por RODRIGUEZ, pag. 45-46). 
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capitalista. Para KEYNES, o livre jogo das forgas de mercado pode levar a 

ocorrencia de disturbios, que somente seriam eliminados atraves da participagao 

ativa do Est ado20. 

No piano internacional, os neoclassicos defend em que as motivagoes 

expansionistas so podem ser explicadas atraves da sobrevivencia de interesses e de 

praticas mercantilistas que o Estado absorveu e projetou na economia de mercado. 

KEYNES, ao contrario, acredita que os fatores exogenos que motivam a expansao, 

alem de nao serem sobrevivencia do passado, atuam na economia mundial, dando 

origem a posigSes de monopolios e incentivando o investimento que, de outro modo, 

enfraqueceria por falta de incentivo (ESTEVAO, 1991, pag. 149). 

Tsto expoe portanto a critica keynesiana ao livre comercio e a defesa 

da necessidade de intervengao na economia como mecanismo de incentivo aos 

investimentos e, consequentemente, de expansao do comercio mundial. KEYNES 

recupera tambem a ideia mercantilista de "balanga comercial favoravel" como meio 

de manutengao do nivel de emprego interno. 

Joan Robinson, comentando aquilo que denominou de Revolugao 

Keynesiana, argumenta que: 

"... em primeiro lugar, afirma, KEYNES retomou algo 
dos classicos e viu o capitalismo como um sistema, um 
assunto palpavel, uma fase no desenvolvimento 
historico; em segundo lugar, continua, KEYNES 
reintroduziu na teoria economica "os problemas morais" 
que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA laissez-faire tinha abolido, tornando impossivel 
continuar a acreditar na reconciliagao automatica de 
interesses em conflito, para lograr um todo harmonioso; 
finalmente, KEYNES voltou a trazer o elemento tempo 
para a teoria economica, despcrtando-o do longo sono 
em que fora mergulhado pelo equilibrio e pela previsao 
perfeita dos neoclassicos" (Ibid., 1991, pag. 149). 

Isto demonstra que para KEYNES, o comercio internacional nao pode 

ser admitido como um sistema livre, uma vez que nas transagoes comerciais entre as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  T f t  \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / 4ar t n/ %nr  nna n t o«i t *i o Ackc A ri  r \ r % r \ r \ r  V ~C C p u ma nr \  n- \ f \ man+n ar \ - \  r ni a n a ^ Annmi n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v ait . I - I V W . I I I I V . I I I v|uvw a iv.v.ii.1 v-ivwivw11 v v . . v iv.1,1 p v i I V L , i i > L , i j un c_v_ nvj i iivn i ivwi iiv-i iwiii î uv_ a *wvv_iii\unua 

politica neoclassica era qucstionada por sua incapacidade de explicagao do fenomcno rcsponsavel pela 

http://i-ivw.iiiiv.iii
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nacoes e preciso levar em conta as diferencas de tamanho, posicao geografica e ate 

mesmo tradicoes sociais e culturais. Estes fatores contribuem para que os interesses 

de cada pais nao sejam, necessariamente, equilibrados. 

No entanto, o que interessa destacar e a defesa da necessidade de 

regulacao mercantil presente no pensamento keynesiano, que e definida como um 

sistema de regulacao nacionalista das economias, cujo designio e promover um 

determinado poder economico, politico e militar na competicao com os rivais. Isto 

expoe a importancia, para KEYNES, da utilizagao de mecanismos protecionistas 

como forma de promover os interesses nacionais. 

1.6 A Visao Cepalina de Prebisch 

A Comissao Economica para America Latina e Caribe (CEPAL) foi 

criada em 1946 com o intuito de estudar e indicar solugoes para os problemas socio-

economics dos paises da America Latina que, historicamente, apresentavam fortes 

distorcoes frente aos paises chamados industrializados. 

Contudo, o nascimento da Economia Politica da CEPAL ocorre a 

partir da publicagao, por Raul Prebisch, do "Estudio Economico da America Latina" 

em 1949, que delineia com clareza a problematica em que deveria se mover o 

pensamento CEPALTNO (MELLO, 1995, pag. 13). 

Neste momento foram langados os fundamentos teoricos que 

nortearam a linha de agao da CEPAL no sentido de enfrentar o atraso relativo dos 

paises da America Latina21, uma vez que passam a ser estudadas efetivamente as 

causas e os efeitos resultantes desta condicao. 

A linha central desenvolvida pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estudio esta assentada na ideia de 

que, ao contrario do que pensavam os Classicos e Neoclassicos, as relacoes 

economicas entre as nagoes nao ocorrem obedecendo o principio da linearidade, pois 

o desenvolvimento das forgas produtivas dos diferentes paises e marcado pela 

21 Neste momento, aquele autor produz um reinterpretagao da economia capitalista abandonando a 

teoria do equilibrio neoclassica. 
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heterogeneidade. Pelo contrario, o que existe e um processo lento e irregular de 

difusao tecnologica que contribui para aprofundar as diferencas existentes. 

Esta desigualdade na propagagao do progresso tecnico refletiu-se na 

consolidagao de uma estaitura economica mundial em que de um lado encontra-se o 

centro, formado pelo "conjunto das economias industrializadas, com estruturas 

produtivas diversificadas e tecnicamente homogeneas e de outro, a periferia, formada 

por economias exportadoras de produtos primaries, alimentos e materias-primas para 

as economias centrais, estruturas produtivas altamente especializadas e duais" (Ibid., 

pag. 14). 

Para a CEPAL e nesta caracteristica primario-exportadora dos paises 

perifericos que reside o nucleo de seu atraso em relagao aos paises centrais, uma vez 

que: 

"A industria traz em si um elemento dinamico que a 
produgao primaria nao possui em grau comparavel. A 
produgao primaria, como seu nome indica, abrange as 
primeiras etapas do processo produtivo, enquanto a 
industria compreende as etapas subsequentes. Devido a 
esta posigao relativa de ambas as atividades, o aumento 
da atividade industrial fomcnta a atividade primaria; 
esta, ao contrario, nao possui o podcr de estimular a 
atividade industrial'" (Prebisch, citado por MELLO, 
1995, pag. 14). 

Isto indica que o desenvolvimento dos paises perifericos esta 

condicionado a dinamica do centro, uma vez que aqueles nao dispoem de autonomia 

sobre seu proprio crescimento. Demonstra tambem que as relagoes comerciais entre 

os paises centrais e perifericos ocorre obedecendo o principio da desigualdade, em 

fungao das caracteristicas diferenciadas de absorgao de progresso tecnico. Como foi 

visto, enquanto os primeiros possuem estruturas produtivas extremamente avangadas 

e diversificadas os outros, ao contrario, apresentam processos produtivos obsoletos e 

altamente especializados. 

Para a CEPAL, a divisao da economia mundial entre um centro 

dinamico, composto por paises industrializados, e uma periferia, formada por paises 
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subdesenvolvidos, implicava que os ganhos de comercio exterior fossem distribuidos 

de forma desigual entre esses dois grupos de paises (GONIALVES et alii, 1998, 

pags. 53-54). 

Neste contexto, MELLO observa que: 

"A dinamica da economia mundial tende, portanto, a 
aprofundar o desenvolvimento desigual (cuja expressao 
imediata e o desnivel dc produtividade media e de renda 
entre centro e periferia), porque o centro e capaz de 
conservar seus incrementos de produtividade e, ainda, de 
se apropriar de parte dos resultados do progresso tecnico 
introduzido na periferia. Em outras palavras, ha uma 
tendencia a concentracao dos frutos do progresso tecnico 
nas economias centrais, e o mecanismo pelo qual isto se 
da e a deterioracao das relacoes de troca" (1995. pag. 
16). 

Fica patente, portanto, o carater conflitivo entre as concepcoes 

Classicas/Neoclassicas e Cepalina no que se refere ao entendimento das relacoes 

comerciais em nivel mundial. Enquanto que para os primeiros o comercio mundial 

seria benefico para todos os paises indistintamente, independente do nivel de 

desenvolvimento economico, para a CEPAL as relacoes comerciais entre os paises 

centrais e perifericos, ou seja, entre os paises desenvolvidos e subdesenvolvidos 

tecnologicamente, seriam marcadas por profundas desigualdades que resultariam em 

um agravamento nas condicoes socio-economicas e de dependencia deste ultimo 

grupo de paises. 

Cumpre destacar que apesar do fracasso da politica economica da 

CEPAL baseada na industrializacao substitutiva de importacoes e das tentativas de 

integracao regional esta corrente representou um marco importante para o estudo dos 

problemas estruturais dos paises perifericos na medida em que passa a estudar seus 

problemas a partir de si mesmos. 

Alem disso, a tese desenvolvimentista formulada pela CEPAL serviu 

de referencial teorico para a proliferagao posterior de diversas teorias que buscavam 
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analisar o subdesenvolvimento a partir da ideia de dominagao imperialista na 

America Latina22. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7 A Teoria da Estabilidade Hegemonica 

Uma Outra visao alinhada a corrente que acredita em assimetrias nas 

relacoes comerciais entre as nacoes e a nogao de hegemonia23. Neste topico sera feita 

uma breve discussao sobre o conceito de hegemonia e de que forma ela pode influir 

nas relacoes entre os diferentes paises. 

Parece ser correto afirmar de que o mundo sempre foi constituido por 

um polo hegemonico, ou como afirmou Fernand Braudel, " o mundo nao pode viver 

sem um centro de gravidade" (FIORI. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag.93). 

Alguns teoricos acreditam que a consolidacao de um polo hegemonico 

seria um fator estabilizador das estruturas internacionais e na ausencia disso, as crises 

seriam inevitaveis. Seguindo nessa linha de raciocinio Kindleberger e Gilpin 

argumentam que a Grande Depressao teria sido ocasionada pela ausencia de uma 

lideranca mundial apos o declinio da Inglaterra e que a crise dos anos setenta por sua 

vez, eclodiu novamente por uma crise de hegemonia, desta vez norte-americana 

(Ibid., pag. 93). 

Naquele momento o poderio militar norte-americano era questionado 

em virtude da expansao belica russa e chinesa e vitoria do Vietna e pela expansao 

economica da Alemanha e do Japao. Esta ausencia de um pais no comando da 

Entre tantas pode ser citada a Teoria da Dependencia que propugnava que a "relacao de 

iuterdependencia entre duas ou mais economias, e entre estas e o comercio mundial, assume a forma 

de dependencia quando alguns paises (os dominantes) podem expandir-se e podem ser auto-

suficientes e, por outro lado, outros paises (os dependentes) so podem faz.er o anterior como um 

raflpYA HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i n foi AvnOPCOAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r\ «~f »iLk |%A/fo \tf*F Wttn r*r*r«|tiT»*-v » I I A / T M » I T ' A Ar t e Afn «i t»-»«-»»̂#*-» 

iv wi \o\ v-Apai iNivJ- U IjUC pv>uv̂  ivi uin V I U I U pUoiUVU wu ntgaiivw av/uic â u uCSwaiv UuJkvluU 

imediato" (Santos, citado por RODRIGUEZ, 1987, pag. 35). 
23 Poderia ser indicada ainda uma outra corrente que e fundamentada na teoria do sistema mundial e 

sup6e que a economia m undial contemporanea deve ser vista como uma unidade de divisao de 

trabalho com multiplos sistemas culturais, onde o "mundo moderno deve ser entendido como um 
mCll'̂ IHO r \ nr i n n m r irnnor nnrtor I  r \ c-  I-rfn/̂ Ar \ToAirtnnir\ flrtnn raloAiAno/lAr r \ st  r  mat s\  si  n si  i t  - t ~i r r r ^ r  -ii--iv 111.1 i un iv - . . I . . - , v H I in-. I / , I I I V . - I \ u a L . ' I U M I I . I i i a\ * i vj i uuaj  v.jiav; i b i n v i u i u m u a jiwi inw-iw V J V - u i i b i a u ^ 

mccanismos. mas submetidas a uma dinamica economica que e fundamentalmente global" 

(GONQALVES et alii, 1998, pag. 54). 
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economia mundial debilitou a cooperagao entre os paises desembocando em 

conflitos. 

Esta tentativa de conceituacao de hegemonia deu origem a chamada 

"teoria da estabilidade hegemonica", termo cunhado e desenvolvido por Robert 

Keohane a partir da formulacao original de Kindleberger. Esta teoria sustenta que: 

"(...) estruturas hegemonicas de poder, dominadas por 
um unico pais, sao mais propicias ao desenvolvimento 
de rclacSes economicas intemacionais baseadas em 
regras estaveis e aceitas, sendo que a decadencia da 
potencia hegemonica leva a uma maior instabilidade nas 
relacoes economicas intemacionais. Dessa forma, uma 
economia mundial liberal e aberta implicaria a existencia 
de uma potencia economica claramente dominante" 
(GONQALVES ct alii, 1998, pag. 54). 

A partir desse momento houve um acirramento no debate sobre o 

conceito de hegemonia, surgindo analises as mais variadas. Os chamados 'neo-

realistas', definem a hegemonia como uma 'capacidade material' apoiada pelo 

controle das materias-primas estrategicas, capitais de investimentos, tecnologias de 

ponta, armas, acesso aos mercados intemacionais. No piano economico, o pais 

hegemonico exerce um papel ativo procurando manter os mercados abertos, 

homogeneizar as politicas macroeconomicas, controlar o sistema de taxa de cambio, 

tomar iniciativas anticiclicas, etc. 

Para outra corrente conhecida como pluralista, uma vez constituido o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hegemon e posteriormente reconhecido e legitimado, sua presenca ativa pode ser 

dispensada. Este teria o papel de controlar o poder estrutural sobre seguranca, 

producao, credito e conhecimento. Esta corrente por sua vez nao ere na necessidade 

de um polo hegemonico como condigao historica indispensavel para manter o 

equilibrio do sistema economico mundial. 

Uma outra definicao de hegemonia, que inclusive pode ser 

caracterizada como neomarxista, foi desenvolvida por Giovanni Arrighi e Robert 

Cox. Estes dois autores irao discutir o conceito e papel do hegemon deslocado para o 



29 

campo das relacoes intemacionais e associado ao conceito de acumulacao de capital 

e de relacoes sociais entre as classes de poder, ou seja, atraves do metodo dialetico-

materialista de analise. 

Esse tipo de metodologia, como pode-se perceber, procura estabelecer 

as contradigoes existentes no exercicio da hegemonia, indicando as relacSes de poder 

tanto entre os estados entre si quanto entre estes e os individuos. 

Neste contexto, o conceito de 'hegemonia mundial' diz respeito a 

capacidade que um estado possui de exercer fungoes de lideranga e governo sobre 

um sistema de nagoes soberanas. Para Arrighi a hegemonia nao se restringe apenas a 

conquista do poder frente aos Estados inter-relacionados. E necessario tambem a 

maximizagao do poder coletivo dos governantes perante os individuos. Para ele, " 

um estado pode tornar-se hegemonico por estar apto a alegar com credibilidade, que 

e a forga motriz de uma expansao geral do poder coletivo dos governantes perante os 

individuos" (Arrighi, citado por FIORI. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 95). 

Robert Cox por sua vez ressalta a importancia do poder do estado mas 

coloca enfase tambem nas forgas e nos processos sociais, observando como eles se 

relacionam com o desenvolvimento dos estados e da ordem mundial. 

Este tipo de angulo de observagao resgata, segundo FIORI, dois 

aspectos essenciais do problema que estao ausentes no trabalho de Arrighi: as 

relagoes de classe e as relagoes de poder entre os estados centrais e perifericos (In: 

Poder e Dinheiro, 1997, pag. 96). 

Alem disso a hegemonia internacional e medida nao somente pelo 

poder representado pelos interesses nacionais do Estado mas estes mesmos interesses 

sao uma resultante de contradigoes e conflitos entre classes e fragoes de classes e 

dentro das burocracias estatais. 

Como se pode perceber, a exemplo de Arrighi, Cox procura definir o 

conceito de hegemonia a partir de uma perspectiva de dominagao dos individuos pelo 

estado, estabelecendo consequentemente um "caminho explicativo que vai das 

coalizoes de poder dominantes nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hegemon aos seus clones perifericos, passando 

pela moeda, o comercio, os investimentos, as armas e as ideias e por um sistema 
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estatal intemacionalizado - o "imperial system" - de administracao das riquezas e 

populagoes nacionais" (Ibid., pag. 97). 

Portanto, as analises de Arrighi e de Cox ampliam o conceito de 

hegemonia para alem da simples relagao de poder entre os estados soberanos. 

Afirmam que o centro hegemonico busca sua afirmagao tambem no ambito das 

relagoes de classe, ou seja, na relagao entre o estado e os individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.8 Decadent la do Imperio Ingles: Passagem do Livre Comercio ao 

Protecionismo 

Depois de ter sido feito um breve passeio entre as principais correntes 

de pensamento economico e importante analisar como ocorreu, historicamente, a 

passagem de um sistema protecionista para um modelo de livre mercado e vice-

versa. 

O advento da Segunda Revolugao Industrial marcou uma nova fase do 

desenvolvimento capitalista mundial, onde o processo de acumulagao de capital 

passa a adquirir uma capacidade de reprodugao ampliada extremamente significativa. 

Isto contribuiu para que a Inglaterra fosse a primeira nagao a apresentar um ciclo 

expansivo de desenvolvimento industrial, submetendo todos os demais paises a 

processos de industrializagao retardataria. 

Esta situagao iria lhe garantir, sobretudo durante o seculo XIX, 

condigoes excepcionalmente favoraveis de expandir seus dominios politicos e 

economicos sobre as demais nagoes do planeta, constituindo-se dessa forma no 

primeiro grande polo hegemonico mundial da era moderna. 

A expansao do imperio economico ingles, como ja foi visto, marcou a 

ruptura do antigo padrao de insergao internacional deste pais na medida em que 

ocorre uma substituigao das praticas protecionistas 4 por uma mistura de livre 

comercio com a exportagao de capitais e o crescimento das exportagoes. 

Que como ja foi visto, foi a grande responsavel pela consolidagao de sua industria manufatureira. 
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Ja foi visto tambem que isto ocorre porque os efeitos da Revolucao 

Industrial colocavam a necessidade de eliminacao dos entraves tarifarios para a 

importacao de materias-primas e produtos alimenticios, necessarios para a 

consolidagao do modelo de desenvolvimento industrial ingles. 

Conforme destaca ESTEVAO: 

"... a adocao integral do liberalismo comercial em 
Inglaterra nas decadas de 1840 e 1850 evidenciava a 
transferencia do poder economico da agricultura para 
industria, transferencia que foi rcfletida por mudangas no 
equilibrio do poder politico sob a influencia das classes 
medias. As principals medidas liberalizadoras 
(revogacao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corn Laws em 1840 e das Navigations 
Acts em 1849) consubstanciavam o amadurecimento da 
Revolucao Industrial e correspondiam a uma nova 
estrategia, que reconhecia tanto a impossibilidade de 
auto-suficiencia agricola como a cresccnte capacidade 
que os setorcs industrial c financciro tinham para 
competir no exterior, sem o apoio do Estado. E a nova 
estrategia, o comercio livre, impunha que a expansao 
economica seguisse, sempre que possivel, as proprias 
condigoes do livre-cambio (1991, pag. 162). 

No entanto, e importante destacar que a passagem para o sistema de 

livre comercio ocorre no momento em que a industrializagao inglesa esta consolidada 

e a conjuntura internacional e extremamente favoravel, uma vez que o atraso relativo 

dos rivais ingleses fazia com que estes nao apresentassem condigoes de competir 

com a Inglaterra no comercio internacional. Outro aspecto que merece ser destacado 

e que quando necessario, a Inglaterra nao hesitou em utilizar-se de outras formas de 

atuagao para garantir a manutengao e o fortalecimento de seu imperio economico. 

Este quadro passa a alterar-se significativamente a partir do final do 

seculo XIX e inicio do seculo XX, mais precisamente entre os anos 1870 e 1914. 

Neste momento ocorre uma expansao dos estados nacionais europeus que ira 

culminar em uma aceleragao na concorrencia imperialists que se fortalece a partir da 

unificagao alema e da guerra franco-prussiana de 1871, atingindo seu apice com a 

Primeira Guerra Mundial. 
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Nesta epoca, principalmente apos a Guerra Franco-Prussiana, a 

Europa conseguiu estabelecer umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus vivendi, facilitado pela exportacao de seus 

conflitos nacionais, preservando por meio seculo, uma situacao de equilibrio de 

poder relativamente bem sucedido e pacifico dentro de seu territorio nacional 

(FIORI. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 100). 

O declinio do imperio economico britanico e a recuperacao economica 

das outras potencias rivais reacendeu a guerra protecionista. Alem disso, a 

incapacidade que o setor industrial ingles apresentava para acompanhar o 

crescimento do dominio financeiro internacional, fazia com que suas exportacoes 

para os paises nao industrializados comegasse a beneficiar os seus rivais, 

contribuindo para o ressurgimento de sentimentos protecionistas (ESTEVAO, 1991, 

pag. 163). 

Neste contexto, a Inglaterra foi perdendo sua condigao de polo 

hegemonico, em funcao do enfraquecimento gradativo de sua capacidade de 

articulacao politica e economica em nivel mundial. Para alguns autores, como sera 

visto, esta situagao influenciou significativamente na irrupgao da Grande Depressao 

de 1929. 

Entre 1870 e 1914 a Europa vive um periodo de transigao 

hegemonica, onde o "declinio da supremacia inglesa ocorreu paralelamente ao 

funcionamento harmdnico do primeiro sistema monetario internacional, a 

consolidagao e internacionalizagao do capital financeiro e a expansao imperial dos 

estados nacionais europeus'" (FIORI. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 98). 

As profundas modificagoes tecnologicas e organizacionais decorrentes 

da Segunda Revolugao Industrial induziram a um aprofundamento da concorrencia 

interestatal em nivel mundial, o que trouxe como principal conseqiiencia, a partir do 

inicio do seculo XX, a ascengao economica dos Estados Unidos e da Alemanha que 

ja possuiam economias industrials mais importantes do que a Inglaterra. 

Vale destacar que enquanto a Inglaterra mantinha-se fiel ao livre 

comercio, a Alemanha e os Estados Unidos nao hesitaram em utilizar-se de amplos 

mecanismos de protegao como instrumentos de poder e enriquecimento. 
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Estes paises retomaram as praticas de regulamentagao do comercio e 

das atividades economicas em geral, como forma de buscar o interesse nacional. No 

entanto, os mecanismos de protecao passam a apresentar um processo evolutivo, 

onde o simples estabelecimento de tarifas de importacao passa a dar lugar a formas 

mais requintadas de protecao. 

Essas novas formas surgiram apos o termino da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), e consistiam principalmente em controles quantitativos, 

monopolios de importacao e exportacao, controles de capital de giro, manipulacao de 

sistemas de taxas, etc. A eficiencia desse sistema de protecao implicava em manter 

sob o controle governamental todos aqueles setores encarregados de tomar decisoes 

sobre mercado e investimentos (HICKS, 1972, pags. 160-161). 

Neste ponto e importante frisar tambem que o surgimento do estado 

alemao teve uma participacao importante no declinio da hegemonia inglesa. Em um 

primeiro momento este pais exerceu um papel de destaque nas aliancas cruzadas que 

garantiram a paz europeia na epoca dos imperios. Posteriormente, a partir 

principalmente de 1890, surge como potencia economica o que contribuiu para 

induzir a uma lenta polarizagao da competicao interestatal na Europa, que culminaria 

nas duas Grandes Guerras Mundiais. 

No entanto, pode-se perceber que o declinio do imperio economico 

ingles e a afirmacao das novas potencias emergentes marcou a falencia do sistema de 

livre comercio e o retorno das praticas protecionistas em nivel mundial. O 

ressurgimento economico das potencias rivais pareciam estar associados ao regresso 

do protecionismo e a um movimento expansionista cada vez mais preocupado com a 

extensao do controle formal sobre as outras nacoes. 

Em resumo, Bouvier afirma que a expansao comercial britanica do 

seculo XVIII "conduziu ao desabrochar das suas trocas do seculo XIX e ao 

desenvolvimento de um imperio indissoluvelmente formal e informal, entre 1820 e 

1870, para depois esbarrar sucessivamente com as concorrencias francesa, alema, 

norte-americana e japonesa, a partir de 1840-1850" (Citado por ESTEVAO, 1991, 

pag. 162). 
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Neste sentido o autor acima citado conclui que: 

"O expansionismo capitalista da Europa pode, entao, ser 
analisado atraves da sucessao de duas fases: uma 
primeira em que as condigoes da conjuntura 
internacional contribuem para a edificagao dc um vasto 
espaco geografico de influencia economica e politica 
britanica - e a fase livre-cambista do expansionismo 
capitalista; e uma Segunda fase em que o crescimento 
doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dinamismos industrials e financeiros de outras 
potencias se refletiu no abandono das politicas de livre-
cambio e no retomo ao protecionismo - a fase neo-
mercantilistas do expansionismo capitalista, que se 
desenvolveu sob a forma de imperialismos rivais e 
agressivos" (Ibid., 1991, pag. 162). 

Portanto, pode-se perceber que a expansao das novas potencias 

emergentes e a decadencia do imperio economico britanico marcaram a ruptura com 

o livre comercio em nivel mundial e o retorno a utilizagao de mecanismo 

protecionistas. Esta mudanga contribuiu decisivamente para o desenvolvimento 

economico e afirmagao politica de paises como Estados Unidos, Alemanha e Japao. 

E isto e o mesmo que afirmar que o protecionismo fez parte da propria essentia da 

formagao e consolidagao destas nagoes enquanto potencias economicas mundiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.9 A Consolidacao da Hegemonia Norte-Americana: Ruptura Definitiva com o 

Livre Comercio 

Do que foi exposto ate aqui, pode-se argumentar que as experiencias 

fracassadas das propostas liberais na Europa durante a decada de 20 e o advento da 

Grande Depressao de 1929 deixaram uma nuvem de incerteza sobre a eficacia das 

livres forgas de mercado como instrumento de regulagao do desenvolvimento 

capitalista. Passou-se a aceitar, inclusive entre os liberais, a necessidade de uma 

regulagao efetiva do desenvolvimento do modo de produgao capitalista . 

Conforme observou o Primeiro Ministro Frances da epoca, Andre 

Tardieu: 
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"As doutrinas dc ontem, os scnhores a conhcccm. A 
primeira, e a velha e nobre doutrina liberal do laissez-
faire e do laissez-passer. Pelo que suscitou de iniciativas 
felizes, prestemo-lhe as homenagens que merece. 
Rcconhecamos, porem, que face a concentragao de 
capital, da dimensao das cmpresas, da 
internacionalizacao dos negocios, cla nao c mais 
suficiente" (Citado por BATISTA 1994, pag. 108). 

Apos a Segunda Guerra Mundial os EUA passaram a se afirmar como 

a grande potencia economica mundial, o que iria lhes garantir a condicao de polo 

hegemonico mundial durante um longo periodo. Naquele momento, a economia 

norte-americana saia fortalecida do conflito, sobretudo no que se refere a 

manutencao de seu potencial belico. Apresentando esta vantagem em relagao aos 

demais paises, eles se propuseram a monitorar o processo de recuperagao da 

economia mundial, que se encontrava completamente desagregada. 

Naquela epoca, o mundo via-se a frente da necessidade de 

reconstrugao do mundo destruido pelo conflito e tambem da reformulagao dos 

conceitos teoricos do funcionamento da economia capitalista, uma vez que existia 

um consenso cada vez maior entre os paises no que se refere a necessidade do 

exercicio de um controle efetivo sobre as forgas do mercado. 

Ou como analisa FIORT, 

"Logo apos a rendigao atomica do Japao, as liderangas dos 
paises vitoriosos convergiram em tomo a um minimo 
denominador inicial: havia que evitar os cataclismos 
economicos c politicos, causados pelo funcionamento sem 
peias do capitalismo. Todos estavam lembrados que o 
nacionalismo agressivo e destrutivo dos anos 30 precisava 
ser contido pela constituigao de uma ordem economica 
mundial em que os paises pudessem executar suas politicas 
nacionais e onde, segundo Keynes, se colocassem freios em 
primeiro lugar, a movimentagao livre dos capitais 
financeiros na orbita international'' (In: Poder e Dinheiro, 
1997, PAG. 102). 

Desta vez se consolidou definitivamente a derrota do liberalismo 

economico e a aceitagao do Estado enquanto agente regulador, planejador, produtor 
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e coordenador de certos investimentos indispensaveis para o processo de 

acumulacao. Isto iria contribuir para que o sistema capitalista mundial 

experimentasse um longo periodo de paz social, democracia e crescimento 

economico durante vinte e cinco anos e tambem da consolidacao da hegemonia 

norte-americana sobre o mundo25 (Ibid., pag. 103) . 

Este projeto de reorganizagao mundial, que ja havia sido formulado 

antes do final da Guerra, pretendia manter a alianca entre as potencias vitoriosas e 

punir as derrotadas reconstruindo seus sistemas economicos sobre bases 

completamente distintas das que sustentaram o esforgo industrial de guerra da 

Alemanha e do Japao (Ibid., pag. 104). 

E importante destacar que apos ao termino do conflito, houve um 

rompimento da Alianca de Guerra criando uma ordem bipolar mundial, formada de 

um lado pelo bloco capitalista liderado pelos EUA e de outro pelo bloco socialista 

liderado pela URSS. Esta divisao traria como resultado a chamada Guerra Fria, que 

consistiu em uma disputa economica, militar e geopolitica entre os dois blocos. 

A partir deste momento os EUA colocam em pratica um conjunto de 

medidas bastante diversificadas e inusitadas com o intuito de garantir a sua condicao 

de polo hegemonico sobretudo sobre a Europa devastada pela guerra26. 

Influenciado principalmente por fatores politicos, aquele pais aceitou 

durante varios anos a ocorrencia de assimetrias em suas relagoes comerciais com os 

paises europeus, ou seja, os EUA aceitavam pacificamente o protecionismo europeu 

e japones. No entanto, esta situacao persistiu ate meados da decada 70, quando 

ocorre uma mudanga brusca da postura norte-americana, que passam a pressionar os 

demais paises no sentido de liberalizar seus mercados . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esla hegemonia seria mantida atraves de urna rede dc pressors c ncgociagocs que consiSiiram cm 

simples acordos polilicos c comerciais ale a ulili/agao dc medidas pouco convencionais, como a 

coagao fisica c moral c as annas. E islo foi scnlido cspccialmcntc pelos paises da America Lalina, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UVv V l U U . i i d ^  ^ Wl t U i y v / V S ; . x u j / v / i u n . ( i i  v t , v . u i i u i i i u . ( n UV .  i _nv; i  i  i  i v.  n u t i  vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a& v i v i  i  -i  i i n p v i  i i i i nu i . 3 

norte-americanas. 

26 O medo do avango comunista neste continente levaram os EUA a intervirem na Grecia e na Turquia 

em 1947, a criarem o Piano Marsliall cm 1949, o Estado de Israel, etc. 

" Entre os motivos que contribuiram para esta mudanga estao: a diminuicao do PIB norte-americano 

naqucla epoca; a recuperagao das economias dos paises europeus e o consequcnte acirramento da 
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No que se refere a America Latina, pode-se argumentar que a 

estrategia de dominacao era praticamente a mesma, sobretudo no piano militar28. Os 

EUA apoiaram irrestritamente praticamente todos os regimes anti-democraticos 

implantados neste continente, como e o caso de Somoza na Nicaragua, de Pinochet 

no Chile, de Batista em Cuba, etc. e nao hesitaram em usar a forca para impor a sua 

vontade, como e o caso da invasao do Panama e da Ilha de Granada, na anexacao de 

Porto Rico, no apoio a Inglaterra na Guerra das Malvinas, etc. 

Isto demonstra que o exercicio da hegemonia norte-americana, ao 

contrario daquela praticada pela Inglaterra que exerceu uma especie de hegemonia 

'acidentaP sustentada principalmente pela razao de possuir uma economia 

especializada e complementar com seus parceiros mundiais, foi e continua sendo 

marcada por relagoes conflituosas e excludentes com seus parceiros comerciais. 

No entanto, esta situagao do Estado enquanto agente regulador da 

economia iria se alterar significativamente com a falencia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Welfare State a partir 

principalmente da decada de 80. Neste momento, como se vera no terceiro capitulo, 

ocorre o ressurgimento das ideias liberais defendido no bojo do receituario 

neoliberal. Nesta nova fase da economia mundial, o movimento de reafirmagao da 

hegemonia norte-americana ira resultar em uma aceleragao no processo de 

globalizacao financeira e em uma nova tentativa de construir o mundo a sua imagem 

e semelhanga. 

Como sera visto, estas mudangas serao marcadas por profundas 

contradigoes no discurso defendido pelos paises centrais, principalmente no que se 

refere a recuperagao dos principios liberalizantes. Mas o que foi visto ate aqui, 

permite constatar que as praticas protecionistas encontraram-se na essentia da 

formagao e consolidagao dos estados europeus, norte-americanos, japones, etc. 

Atualmente, para estes paises o liberalismo e utilizado simplesmente como um 

artificio teorico para enquadrar os demais paises sob o dominio de suas economias, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coinpetigao coin os EUA; a forte expansao da economta japonesa e sua crescents participagaG no 

comercio internacional; a elevagao nas taxas de crescimentos de alguns paises em desenvolvimento, 

etc. (BUARQUE FILHO, 1997, pag. 1870). 
28No piano economico a America Latina teve um tratamento diferenciado e discriminado por parte dos 

Estados Unidos. 



38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uma vez que historicamente, o protecionismo e utilizado como mecanismo de 

desenvolvimento economico e social. 

Por enquanto, o que deve ser retido e que estas transformacoes no 

cenario mundial no pos-guerra, principalmente no que se refere a consolidacao e 

exercicio da hegemonia norte-americana, repercutiram significativamente sobre o 

Brasil, uma vez que os graus de liberdade da politica externa deste pais sempre 

estiveram diretamente relacionados a influencia norte-americana. 

No proximo capitulo serao analisados os movimentos da politica 

externa brasileira do pos-guerra, procurando analisar de que forma esta foi 

influenciada pela estrategia de dominacao norte-americana e ate que ponto esta 

condicao alterou o seu rumo. 
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2. () COM PORTAMENTO DA POLITICA EXTERNA BRASILEIRA DO 

POS-GUERRA ATE OS ANOS 80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste capitulo e descrever o comportamento da politica 

externa brasileira sob dois niveis de analise. Um primeiro, em que se buscara fazer 

uma analise politica economica do comportamento da politica externa em um 

contexto de dependencia e hegemonia mundial, uma vez que se entende que a adocao 

de determinadas medidas de politica externa foram orientadas de acordo com as 

modificacoes nas relagoes de poder internacional e no carater dependentista da 

economia brasileira. 

Alem do mais, historicamente as relagoes comerciais brasileiras e seu 

respectivo padrao de insergao internacional foram orientadas por relagoes estreitas e 

profundas com outros paises, ou seja, o Brasil assim como grande parte dos paises 

perifericos sempre estiveram, em maior ou menor grau, subjugados aos interesses do 

capital internacional e, por extensao, ao polo hegemonico mundial. 

Corrobora esta afirmativa o fato de que o Imperio e a Primeira 

Republica evoluiram sob dominio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pax Britdnica e que o processo de 

industrializagao brasileiro foi conseguido as custas de grandes montantes de capital 

estrangeiro e dependencia tecnologica externa, principalmente norte-americana. 

Um segundo nivel de analise estara condicionado a um relato historico 

das principals politicas de comercio exterior adotadas pelas autoridades economicas 

brasileiras desde o pos-guerra ate os anos 80. Neste nivel serao priorizadas as 

analises das politicas de importagao e exportagao bem como o impacto destas 

politicas sobre o setor agricola nacional. 
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2.1 A Politica Externa Brasileira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

Historicamente o Brasil tern tornado suas decisoes no que se refere a 

politica externa, de acordo com a articulacao das forgas economicas e politicas 

vindas do exterior, ou seja, sempre houve a necessidade de pensar as estruturas de 

poder nacionais dentro das correlacoes de forgas de cada pais no cenario 

internacional. 

Isso e o mesmo que afirmar que o Brasil sempre se manteve na orbita 

do polo hegemonico mundial, estreitando ou distendendo seus lagos com este de 

acordo com o fortalecimento ou enfraquecimento de seu poder. 

Parece nao haver questionamentos quanto as dificuldades encontradas 

pelas autoridades brasileiras, ao longo dos anos, no que diz respeito a atuagao 

autonoma de sua politica externa. Isto ocorre pelo fato de que o pais jamais tenha 

podido exercer plenamente sua soberania em virtude principalmente da caracteristica 

dependentista de sua insergao no cenario internacional. 

Entre o pos-guerra e o inicio dos anos 80 a politica externa brasileira 

possuia um carater estrutural e organicamente dependente, muito embora algumas 

iniciativas, como sera visto, foram tomadas no sentido de buscar uma certa 

autonomia frente ao polo hegemonico, neste caso os EUA. 

Ate os anos 30 havia um alinhamento crescente do Brasil em relagao 

aos EUA29, refletido em um aumento progressivo nas relagoes comerciais e um 

crescimento dos investimentos norte-americanos no Brasil. Por exemplo, este pais se 

transformou no principal importador de automoveis norte-americanos logo apos a 

Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar que o estreitamento nos lagos nao se 

limitava apenas ao piano economico, expandindo-se tambem para o campo cultural, 

ideologico e militar . 

Apos esse periodo a situagao passa a se alterar profundamente 

decorrente da eclosao da Crise de 29. A Grande Depressao atinge em cheio a 

\yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u i a a i i  i noj i i v, vi w u n i a a n a i i y a i I < I V > - v . i  i K I V V J I I I u a  L > V _ / / - V U U I < U I I I »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ j o g u v u I I V J O I V J W ai i uvj  a n .  

Kubitschek, scndo que a alianga com Wasluugton consumia a cspmha dorsal da politica externa 
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economia brasileira devido a forte integracao desse pais ao mercado mundial, fruto 

de sua caracteristica agro-exportadora. 

Do pos-guerra ate o inicio dos anos 70, VIZENTINI (1995) destaca 

quatro momentos importantes da politica externa brasileira no que se refere a 

insercao autonoma do pais no cenario internacional30: a Barganha Nacionalista do 

Governo Getulio Vargas, um periodo de retrocesso que vai do Governo Cafe Filho 

ate a metade do Governo Juscelino, a Operacao Pan-americana de Juscelino e; a 

mais importante de todas, a Politica Externa Independente, que foi desde o Governo 

Janio Quadros ate a derrubada de Joao Goulart. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 A Barganha Nacionalista de Vargas (1951-54) 

O Governo Vargas iria romper com os parametros diplomaticos do 

Presidente Dutra, marcado pelo alinhamento automatic© aos interesses norte-

americanos e que defendiam a aboligao de barreiras alfandegarias e restricoes de 

qualquer ordem ao livre fluxo comercial e financeiro (VIZENTINI, 1995, pag. 44). 

Este momento constitui um marco importante para a politica externa nacional, que 

tera seu auge na politica externa independente em 1961. 

Em 1951 e 1952 a politica externa brasileira era marcada pela 

barganha frente aos EUA com o objetivo de garantir o desenvolvimento industrial 

interno. No ambito do modelo de substituigao de importacoes, havia a necessidade 

de ampliacao do setor de bens de capital ja que o de bens de consumo ja se 

encontrava praticamente internalizado. Estes recursos, necessarios ao 

desenvolvimento do pais, deveriam ser buscados no piano internacional. 

Nesse sentido, com o objetivo de centralizar a politica cambial e do 

capital estrangeiro e supervisionar o comercio exterior, foram criadas varias 

instancias, como por exemplo a Comissao Consultiva de Intercambio Comercial 

30 Segundo VIZENTINI, estas iniciativas foram pautadas "por uma atitude mais autonoma frente aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Crti/)/\f ! . - . - . I . - . /4vlAA«mnntnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A n atvA i . . 1.-. .". ...K \ l i . . . . . . i . v . - . , . , 

l - . - 5 i . l i J l ' . - > ' H H I U l . p V . H I U l l l l 1 I I I V , I 1 I V V . I V V I A U V l i l p w l l l l V . i l V - A I V - 1 I UX U U , 1 I 1 1 U l I V I p I 1 1 , 1 1 1 1 V. I H V. I V - i _ I W I l i l l p i l l l l 

uma dimcnsao rcalmcntc mundial. buscando-sc novos polos dc rclacionamento externo, e, sobrctudo, 

j'vi uiim v..--iiv.il.i o i u v u i a y a u W I I L I W a pOnuiua V ^ A I V ^ I t \ j i  ^  \ j  piv.nv.iv; vi^a^n vv i * imv-iinj 3 U U 3 i n u u \ u V J V V 

importagocs" (1995, pags. 9 c 10). 
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com o Exterior, Comissao e Revisao de Tarifas Aduaneiras, alem da ampliacao das 

fungoes da Superintendencia da Moeda e do Credito (SUMOC). Isto indica que 

existia uma relagao bastante clara entre o projeto de desenvolvimento em sentido 

global e o comercio exterior. 

Nesta fase portanto pratica-se uma politica contraria aos interesses 

norte-americanos refletido no afastamento de uma relagao unicamente bilateral e 

buscando-se uma maior multilateralizacao das relagoes intemacionais. Vale destacar 

que um dos fatores que contribuiram para esse ganho de autonomia ocorreu a partir 

do proprio desinteresse demonstrado pelos EUA em relagao a questoes ligadas aos 

paises da America Latina. A preocupagao daquele pais estava voltada para os 

desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, que implicou na necessidade de 

reconstrugao da Europa e na divisao bipolar de seu poder com a Uniao Sovietica. 

O enfraquecimento das relagoes diplomaticas com os EUA levou o 

Brasil a enviar missoes economicas ao exterior a partir de 1952, com o objetivo de 

ampliar as relagoes com os paises europeus e orientals e a se reaproximar do Leste 

Europeu. 

Esse quadro de progressiva deterioragao da politica externa brasileira 

em relagao aos EUA permaneceu durante o ano de 1953. Para isso contribuiram no 

ambito interno a crescente crise economica e perda da base de sustentagao do 

governo, e no ambito externo a eleigao de Eisenhover para presidente dos EUA, 

eleito com um discurso marcado pelo conservadorismo, anticomunismo e aversao ao 

nacionalismo do terceiro mundo. 

Mas se por um lado a politica externa brasileira enfraquecia seus 

lagos com os EUA31, crescia em importancia no ambito regional, atraves da 

aproximagao com os paises da America Latina . Isto valorizava as relagoes 

multilaterais e as organizagoes regionais e intemacionais e contribuia para uma 

ampliagao da dimensao mundial da politica externa nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inclusive com a dissolugao da Comissao Mista Brasil-EUA. 
32 Nesta epoca comegam a se esbogar as primeiras propostas de integragao entre os paises da America 

Latina. 
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Neste periodo, pode-se perceber uma elevagao sistematica do grau de 

autonomia no campo externo e um ponto de inflexao bastante significativo nas 

relagoes de subordinagao frente aos EUA. E desnecessario lembrar que este tipo de 

situagao incomodava profundamente a diplomacia norte-americana que passa a 

pressionar, juntamente com os setores internos prejudicados por este tipo politica, no 

sentido de uma reformulagao nos pressupostos da politica externa brasileira. 

Esta articulacao seria coroada de exito e culminaria no suicidio de 

Vargas em agosto de 1954. Com a morte do presidente a politica externa entraria em 

um longo periodo de subordinagao aos interesses norte-americanos que se estenderia 

ate a segunda metade do governo de JK. 

Entretanto isto nao quer dizer que a politica externa praticada pelo 

governo Vargas possuia pretensoes de rompimento linear com os EUA. O que se 

buscava na verdade eram brechas na diplomacia daquele pais, com o intuito de 

aumentar o poder de barganha nacional. No entanto VIZENTINI afirma que: 

"Apesar dessas limitagocs, a diplomaciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o 
nacionalismo de Vargas apresentavam facctas novas c 
estrategicas. Ao cnsaiar a desobcdicncia face ao 
alinhamcnto traditional, o Brasil buscava atrair atengao 
dos EUA e negociar seu realinhamento em novas bases 
que permitissem o desenvolvimento. A politica externa 
de Vargas nao buscava acabar com a dependencia, mas 
alterar scu perfil de forma mais favoravel ao Brasil. 
Tratava-se da estruturacao de uma autentica politica 
externa para o desenvolvimento" (1995, pag. 115). 

Mas o que deve ser destacado e o fato de que durante o segundo 

governo Vargas existia uma vinculaeao bastante significativa entre a politica externa 

e o desenvolvimento economico nacional e tambem que se procurava projetar a 

insergao internacional do Brasil atraves da superagao da orbita puramente regional. 

E isto se reveste de importancia pelo fato de ter representado um avango nas relagoes 

intemacionais do Brasil, contribuindo para uma elevagao na autonomia do pais 

frente ao cenario international. 
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2.1.2 O Retrocesso da Politica Externa Brasileira (1954-58 ) 

Como ja foi colocado, apos o suicidio de Vargas ocorre um retrocesso 

na diplomacia brasileira, que ira desembocar na ruptura com aquele tipo de politica 

que visava a alteracao do perfil da dependencia. Este tipo de politica somente seria 

retomado apos a formulacao da Operacao Pan-Americana de Juscelino Kubitschek. 

Durante quatro anos - de 1954 a 1958 - periodo que corresponde ao 

Governo de Cafe Filho e parte do governo JK, ocorre uma nitida regressao quanto a 

perspectiva de autonomia e barganha ativa frente aos EUA, contrariando as linhas 

basicas da diplomacia exercida no inicio dos anos 50. 

Nesta epoca e tracado um novo perfil de insercao da economia 

brasileira no cenario internacional, claramente favoravel ao capital estrangeiro. Entre 

as modificacdes importantes ocorridas, podem ser citadas a instituicao da Instrucao 

113 da SUMOC, que anulava os obstaculos a evasao de capital estrangeiro; a 

revogacao da Instrucao 70, tambem favoravel ao capital estrangeiro; e a 

internacionalizacao da economia atraves de uma reintegracao parcial do comercio 

brasileiro com a Europa Ocidental nos termos do FMI e do GATT (Ibid., pp. 120-

124). 

Ocorre portanto um realinhamento automatico bastante significativo 

em relagao aos EUA, refletido no apoio irrestrito ao bloco americano dentro do 

espirito da Guerra Fria e no tratamento hostil aos paises socialistas. Nesta epoca 

tambem foram abandonadas as tentativas de aproximacao com os paises da America 

Latina iniciadas no final do Governo Vargas. 

2.1.3 A Operagao Pan-Americana (OPA) de JK (1958-1961) 

No inicio do governo JK os cenarios interno e externo eram bastante 

desfavoraveis em virtude da intensificacao dos conflitos sociais, e tambem porque o 

crescente processo de urbanizacao colocava a necessidade da retomada do modelo 

de substituicao de importacoes no ponto em que fora abandonado com o suicidio de 

Vargas. 
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Neste momento, Juscelino substituiu a retorica do populismo 

trabalhista pelo discurso desenvolvimentista e modernizador que daria suporte ao 

Piano de Metas. Este tipo de atitude por sua vez possuia uma conotacao de 

associacao estreita ao capital estrangeiro e ao alinhamento automatico aos interesses 

norte-americanos e, consequentemente, em um abandono tanto das relagoes 

comerciais brasileiras com o bloco socialista, quanto dos aspectos regionais. Nesse 

periodo o Brasil foi favorecido pelo crescimento bastante significativo dos 

investimentos estrangeiros no pais, fruto do aumento da concorrencia entre os EUA 

e os paises europeus. 

No entanto, esta postura significou a ausencia de uma politica externa 

minimamente autonoma e ativa como instrumento de crescimento economico 

durante todo o periodo, resultando em uma significativa abertura da economia 

brasileira ao exterior. 

Portanto, a partir de 1958 seriam novamente alteradas as diretrizes 

basicas da politica externa brasileira, que seria marcada pelo retorno a uma politica 

ativa de barganha frente aos EUA. Varios fatores contribuiram para esta mudanga de 

postura. Entre eles o fim da expansao desenvolvimentista do bienio 1956-1957, as 

crises e transform agoes da sociedade brasileira, a radicalizagao do debate interno 

sobre as relagoes intemacionais, a aceleragao do processo inflacionario, a elevagao 

do custo de vida, greves, crescente endividamento externo, etc. 

No piano externo contribuiram principalmente a forte recessao norte-

americana entre 1957 e 1958 e a assinatura do Tratado de Roma em 1957 que deu 

origem a formagao da Comunidade Economica Europeia (CEE). Com a assinatura 

desse tratado foram criadas tarifas preferenciais para os paises componentes do 

bloco, prejudicando a competitividade dos produtos brasileiros. Isto fazia com que 

as exportagoes de produtos tropicais das colonias dos paises europeus para dentro do 

bloco competissem com vantagens insuperaveis frente aos brasileiros e latino-

americanos (Ibid., pag. 147). 

Alem disso, ocorreram transformagoes importantes tambem no 

cenario politico-ideologico internacional a partir da emergencia do bloco socialista e 

a vitoria dos revolutionaries em Cuba. 
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Esses dois ultimos fatores contribuiram para debilitar 

significativamente a capacidade de articulacao politica norte-americana no cenario 

mundial e, como ja foi colocado, possibilitaram o retorno do poder de barganha da 

diplomacia brasileira. Atento a estas transformacoes nas relagoes de poder 

internacional, o governo brasileiro passa a se preocupar em garantir ao pais a 

expansao dos mercados tradicionais alem de criar novos espagos no comercio 

internacional. 

E neste cenario que o Governo Juscelino colocaria em agao uma das 

mais ousadas iniciativas de fortalecimento da soberania nacional: a Operagao Pan-

americana (OPA). Essa iniciativa marcaria um ponto de inflexao frente ao 

alinhamento automatico com os EUA e uma mudanga de perfil da politica externa, 

que a partir de entao teria o objetivo de ampliar os horizontes comerciais brasileiro, 

tanto em nivel continental quanto mundial. Esta postura marcaria o retorno da 

utilizagao da politica externa como instrumento de desenvolvimento nacional. 

A OPA trouxe como resultados um aumento na cooperagao 

internacional brasileira em decorrencia do aumento dos intercambios comerciais, 

uma maior canalizagao do fluxo de investimentos estrangeiros e um aumento no 

valor e no volume das exportacoes. 

Alem disso, ocorre novamente uma maior aproximagao com o bloco 

socialista. paises da Asia e da Africa e tambem com a Italia e o Japao. E nesta epoca 

tambem que se esboga a criagao de um mercado regional Latino-americano, que 

posteriormente viria a ser conhecido como Acordo Latino-americano de Livre 

Comercio (ALALC). 

Essas medidas portanto foram recebidas com frieza pela diplomacia 

norte-americana que mais uma vez passa a pressionar, juntamente com o Fundo 

Monetario Internacional (FMI) e os setores internos ligados a seus interesses, no 

sentido de sabotar as pretensoes da politica externa brasileira. Os EUA temiam que a 

Revolugao Cubana e a ascengao dos paises socialistas constituisse um referencial 

politico-ideologico para os demais paises latino-americanos e que o nacionalismo 

crescente da regiao conduzisse a um processo de ganho de autonomia. 
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Portanto, esta tentativa de busca de uma maior autonomia frente aos 

EUA acabou limitando a acao da OPA, que praticamente nao teve sucesso no que se 

refere a multilateralizacao das relagoes exteriores brasileiras. No entanto e 

importante ressaltar que contribuiu para isso a propria limitagao do modelo de 

desenvolvimento brasileiro que possuia um nivel elevado de internacionalizacao e 

era, consequentemente, altamente dependente do investimento estrangeiro. 

2.1.4 A Politica Externa Independente do Governo Quadros (1961) 

A Politica Externa Independente (PEI) trouxe modificagoes 

importantes nas relagoes intemacionais brasileiras dando continuidade e 

aprofundamento a barganha nacionalista de Vargas e Kubitschek. A exemplo do que 

ocorrera anteriormente, a politica externa foi utilizada com o intuito de apoiar o 

desenvolvimento nacional e ultrapassar o ambito regional abrindo perspectivas 

intemacionais. 

A politica externa independente de Quadros seria novamente uma 

resposta as modificagoes tanto no cenario interno quanto externo. A partir de 1961 

ocorre um agravamento da crise socio-economica decorrente principalmente da 

emergencia das massas populares urbanas ao cenario politico e a articulagao desses 

segmentos ao projeto de desenvolvimento nacional. 

Havia tambem a necessidade da obtengao de divisas para a 

importagao de bens de capital necessarios para dar continuidade ao projeto de 

desenvolvimento, uma vez que a depreciagao dos pregos dos produtos primaries de 

exportagao mantiveram-se muito aquem das necessidades de importagao da 

economia. 

Em vista dessa situagao o governo editou a Instrucao 204 da SUMOC 

que visava a busca da "verdade cambial". Pela instrugao, o cambio seria 

desvalorizado em 100% e seria feito um corte brusco nos subsidios do trigo e da 

gasolina. Como resultado da desvalorizagao cambial as exportacoes se recuperaram 

significativamente melhorando o saldo no Balango de Pagamentos. 
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No cenario internacional ocorreram transformagoes importantes que 

contribuiram para estender o campo de acao da politica externa brasileira. Neste 

momento crescia em importancia o papel da politica externa da Uniao Sovietica e 

dos demais paises socialistas e os EUA, alem de encontrarem-se em desvantagem na 

Guerra Fria, assistiam a emergencia de novos polos capitalistas aliados-rivais. 

A Comunidade Economica Europeia afirmava-se como polo de 

integracao capitalista, se fortalecendo e se autonomizando em relagao aos EUA. A 

reinsergao dinamica do Japao enquanto potencia economica mundial e a aceleragao 

dos processos de descolonizacao da Africa e da Asia tambem foram fatores externos 

importantes para a busca de uma internacionalizacao da politica externa brasileira e 

redefinigao das relagoes hemisfericas. 

Em linhas gerais, a PET procurava incrementar as exportagoes 

brasileiras de produtos primarios para os paises capitalistas e socialistas 

industrializados para, em contrapartida, importar destes novas tecnicas e bens de 

capital. O objetivo deste tipo de iniciativa era de ampliar as exportagoes industrials 

para os paises do Terceiro Mundo. 

Percebe-se aqui que mais uma vez a politica externa era utilizada com 

o intuito de fortalecer o processo de desenvolvimento da economia brasileira, 

constituindo-se em um dos elementos basicos para o modelo de industrializagao 

nacional. A ideia era aceitar a ajuda do capital estrangeiro, mas assegurar o controle 

nacional dos recursos oriundos da cooperagao externa. 

Neste contexto, a Politica Externa Independente fortaleceu 

substancialmente as relagoes intemacionais brasileiras atraves do reatamento das 

relagoes comerciais e diplomaticas com a Uniao Sovietica, paises socialistas do 

Leste Europeu e Republica Popular da China. Vale destacar que estas iniciativas 

despertaram a oposigao de setores como a Igreja, os militares, a Uniao Democratica 

Nacional (UDN), da grande imprensa e dos EUA. 

A reagao a estas iniciativas, que de certa forma alastravam-se por toda 

a America Latina, levou o presidente Kennedy a criar a chamada Alianga Para o 
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Progresso (ALPRO) , que consistia em um piano de ajuda ao desenvolvimento 

economico regional e a reformas sociais limitadas. 

A pretensao dos EUA com a ALPRO era na verdade reagir frente ao 

impacto continental da Revolucao Cubana que passou a crescer em importancia nas 

relagoes hemisfericas constituindo dessa forma, um elemento de barganha para os 

paises da America Latina. 

Isto revestia-se de importancia no momento em que existiam reagoes 

claras de desalinhamento dos paises latino-americanos frente aos EUA. Nesta epoca, 

o Brasil e a Argentina assinaram o chamado Tratado de Uruguaiana que tinha como 

objetivo reforgar a autonomia dos signatarios, somar forga contra a diplomacia de 

Washington e encaminhar a resolugao da questao cubana nos termos da Politica 

Externa Independente. 

Alem disso, em junho de 1961 entra em funcionamento a ALALC 

com o objetivo de eliminar quaisquer obstaculos de ordem impositiva ou 

administrativa ao essencial do intercambio entre as partes contratantes34. 

Os desdobramentos desse tipo de iniciativa seriam sentidos mais 

adiante, uma vez que a politica externa adquire uma dimensao cada vez maior dentro 

da estrategia de poder, constituindo um dos fatores responsaveis pela derrubada do 

regime democratico. 

Sobre a importancia da postura diplomatica brasileira da epoca, 

VIZENTINI afirma que: 

"... a Politica Externa Independente represcntou a 
forma acabada de uma estrategia progressivamente 
estruturada ao longo dos anos 50, e uma inovagao na 
historia das relagoes exteriores do Brasil. Ela alargava 
os horizontes da projcgao internacional do pais e 
langava as bases de uma nova diplomacia a ser 
implementada futuramente*' (1995, pag. 232). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

™ AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nr i nnf i n A n A T D D A .  .  . . . .  . . .  a m 1 O/ C 1 n n I l n i m m i  
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3/1 E importante frisar que esta iniciativa fracassaria posteriormente pelo fato de que, entre outras 

coisa. as medidas tomadas eram insuficientes e os mercados e produtos latino-americanos eram em 

grande parte concorrcntcs entre si. 
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2.1.5 A Continuidade da Politica Externa Independente (1961-64) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A renuncia de Janio Quadros e a ascencao de Joao Goulart nao 

implicou no abandono dos pressupostos basicos da Politica Externa Independente 

uma vez que a preocupacao com as relagoes comerciais externas brasileiras 

continuou fazendo parte da agenda do novo governo. 

O discurso do Ministro das Relagoes Exteriores brasileiro da epoca 

nao deixava duvidas quanto ao carater independente da politica externa a ser 

praticada, uma vez que esta visava: 

"... a consideragao exclusiva do interesse do Brasil. visto 
como um pais que aspira (I) ao desenvolvimento e a 
cmancipagao economica c (II) a conciliagao historica 
entre o regime democratico representativo e uma 
reforma social capaz dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suphmir a opressao da classe 
trabalhadora pela classe proprietaria (San Tiago 
Dantas, citado por VIZENTINI, 1995, pag. 240) (O grifo 
e do autor). 

Porem, esta continuidade esbarrava na fragilizagao das agoes do 

governo que enfrentava problemas de ordem estrutural e conjuntural. No periodo 

acima especificado, o modelo de substituigao de importagoes comega a dar sinais de 

esgotamento apresentando inclusive aspectos contraditorios com as novas formas de 

insergao na economia internacional. 

Apresentavam-se dificuldades em internalizar a industria pesada, 

requerida pelo processo de industrializagao em curso, e tambem a dificuldade de 

superar esse ponto de estrangulamento devido ao estreitamento do mercado interno e 

as dificuldades do setor externo (VIZENTINI, 1995, pag. 241). 

Nesse ponto porem, e importante chamar a atengao sobre a situagao 

diplomatica do Brasil frente aos EUA e tambem sobre as condigoes politicas do 

hemisferio, uma vez que estas duas situagoes desempenharao um papel fundamental 

no desfecho nao apenas da politica externa independente como tambem sobre o 

proprio regime democratico. 
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Neste momento o Brasil mantinha uma posicao de neutralidade nas 

relagoes intemacionais, o que representava uma forma de insercao em escala 

mundial com um campo de barganha ampliado frente aos EUA. 

A perda de prestigio norte-americano no hemisferio fez com que 

houvesse um acirramento nas questoes politicas brasileiras, desembocando entre 

outras coisas no fortalecimento do sentido comunista e no surgimento de 

movimentos sociais como as ligas camponesas no Nordeste. Contrariando 

Washington, o pais adota uma postura de neutralidade em relagao a Cuba e promove 

sucessivas encampagoes de subsidiarias norte-americanas. Alem disso e criada uma 

lei estipulando que as remessas de lucros anuais para o exterior nao poderiam 

ultrapassar 10 % do valor registrado no investimento, sendo que o Brasil passou a 

cobrar impostos sobre os rendimentos das multinacionais (Ibid., pp. 232-262). 

Estas transformagoes despertaram a atengao da diplomacia norte-

americana, que havia saido fortalecida frente a Uniao Sovietica em decorrencia da 

crises dos misseis em Cuba35. Atraves de sua Agenda de Inteligencia (CIA) passa a 

preparar uma contra-ofensiva ao crescimento do sentido comunista e nacionalista no 

Brasil, o que o Embaixador dos EUA no Brasil definia como uma "guinada a 

esquerda" (Ibid., pag. 255). 

No entanto, a partir de 1963 a Politica Externa Independente passa a 

sofrer alteragoes importantes em fungao da acentuagao do carater economico 

desenvolvimentista e um progressivo abandono da nogao de barganha neutralista. 

Neste contexto e langado o Piano Trienal (1963-1965) que entre 

outras coisas iria definir mecanismos para buscar novamente a realidade da taxa de 

cambio. O cruzeiro e desvalorizado em 30 % e sao eliminados os subsidios ao trigo 

importado (que sofreu um aumento de 100%) e ao petroleo importado (que 

aumentou 70 %) alem de buscar a ajuda do FMI (VIZENTINI, 1995, pags. 263-

265). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste episodic- a URSS foi obrigada a retirar os misseis que vinhani sendo instalados em Cuba. Isto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i ^ | ; i t . 5 v v i i mu 
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Alem disso, os EUA passaram a pressionar o governo brasileiro nos 

assuntos referentes ao comercio com os paises socialistas, o problema cubano e as 

encampacoes. A liberacao de financiamentos por aquele pais estavam condicionados 

a modificagoes na politica de encampagoes, reforma agraria e controle sobre o 

capital estrangeiro. 

Com isto os EUA pretendiam na verdade: 

"... restaurar a unidade da OEA (Organizagao dos 
Estados Americanos) em tomo de seus interesses (como 
ressaltara Dreier), incrementar a pauta anticomunista 
como forma de lograr tal consenso e exercer pressao 
sobre governos de carater nacionalista no Contincnte, 
alem de langar mao de um tratamcnto seletivo c 
discriminatorio para minar qualquer 'frente latino-
americana". Essa politica atingia diretamente organismos 
como a Alianca Para o Progresso e a Associagao Latino-
Americana de Livre Comercio" (Ibid., pag. 281). 

Essa iniciativa norte-americana iria culminar na derrubada do 

Governo Joao Goulart em 31 de margo de 1964. A gota d'agua para esta investida 

foi o nao cumprimento, por parte do governo brasileiro, das determinagoes de 

Washington e a insistencia na defesa da formagao de uma frente terceiro-mundista 

de desenvolvimento. 

Junto com Goulart iria cair tambem uma das mais importantes 

tentativas de insergao autonoma do Brasil no cenario internacional. Os golpistas 

abandonaram completamente os postulados da Politica Externa Independente e 

retomaram a politica de alinhamento automatico aos interesses norte-americanos. 

Alem do retorno ao alinhamento houve tambem o rompimento com o 

governo comunista de Cuba, perda de importancia do Terceiro Mundo na nova 

diplomacia brasileira, saneamento interno demandado pelo FMI e liberagao da 

remessa de lucros para o exterior. Em linhas gerais, houve uma regressao da PEI as 

concepgoes da nova ordem internacional engendrada pelos EUA no imediato pos-

guerra alinhado com os parametros do liberalismo economico e das fronteiras 

geopoliticas (Ibid., pags. 292-293). 
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Essa falta de arrojo da politica externa brasileira, principalmente a 

partir de 1968, iria implicar no inicio de um processo progressivo de abertura da 

economia brasileira ao exterior, que desembocou na eliminacao gradativa das 

restricoes ao ingresso de produtos estrangeiros no mercado brasileiro. Esta abertura, 

como sera vista no terceiro capitulo, teve seu auge a partir do final da decada de 80 e 

se consolidou com a implantacao do Piano Real em junho de 1994. 

Depois de 1964 a politica externa brasileira entraria novamente em 

um longo periodo de letargia. Somente nos anos 70 e que o governo militar retomou 

alguns postulados da Politica Externa Independente atraves do chamado 

"Pragmatismo Responsavel" de Geisel. Naquele momento se buscava uma maior 

margem de manobra no piano internacional, retomando a politica externa com 

dimensoes mundiais e destinada a potenciar o desenvolvimento economico. 

Esta iniciativa se fazia necessaria na medida em que o primeiro 

choque do petroleo atingia o Brasil no momento em que grandes projetos de 

desenvolvimento, tidos como necessarios para evitar pontos de estrangulamento 

futuros, estavam em fase de expansao. A resposta do governo a crise do petroleo foi 

a retomada do processo de substituicao de importacoes com caracteristicas mais 

ambiciosas do que aquela dos anos 50. 

Conforme observaram M ARTONE e BR AG A: 

"Contrariamente ao que ocorreu no fim dos anos 50, 
quando a substituicao de importacoes centrou-se nos 
bens de consumo duraveis, desta vez o objetivo foi a 
consolidacao da industria de base (aluminio, cobre, aco, 
fertilizantes, petroquimicos) e de bens de capital, alem 
de grandes invcstimentos na infra-cstrutura do pais 
(energia hidreletrica e nuclear, transportes e 
comunicacao" (1994, pag. 11). 

O resultado da adocao dessas medidas foi bastante significativo e se 

refletiu na manutencao do ciclo de crescimento brasileiro entre 1974 e 1980, frente a 

um cenario mundial de estagnacao economica, sobretudo a partir de 1975. 
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No entanto esta situagao iria se alterar significativamente a partir do 

segundo choque do petroleo em 1979. Como sera visto no capitulo terceiro, neste 

momento a saida norte-americana para a crise, atraves da sensivel elevagao de suas 

taxas de juros internas 6, marcou a ruptura do padrao de financiamento externo de 

praticamente todos os paises e a instauragao de uma nova ordem economica 

mundial, o que contribuiu para jogar a economia do Brasil e dos demais paises 

perifericos em um longo ciclo de estagnagao economica. 

E neste novo cenario de transformacoes e rupturas que ira se 

movimentar a politica externa brasileira depois da decada de 80. Mas ja se pode 

adiantar que a Politica Externa Independente seria a ultima iniciativa da diplomacia 

brasileira no sentido de pensar a politica externa como mecanismo de reforgo da 

soberania nacional e de instrumento potenciador do desenvolvimento economico 

interno. 

E importante chamar a atengao tambem para o fato de que as 

iniciativas em busca de uma diplomacia mais ativa no cenario internacional tiveram 

uma importancia fundamental na ampliagao dos horizontes do comercio externo 

brasileiro, uma vez que as exportagoes brasileiras apresentam, ao contrario de 

grande parte dos paises da America Latina, uma estrutura altamente diversificada. 

Isto pode ser confirmado pelo fato de que houve um crescimento 

significativo das relagoes multilaterais brasileiras, principalmente entre 1959 e 1980. 

Analisando a participagao dos Estados Unidos na pauta de exportagoes brasileiras, 

nota-se que em 1959, 46 % destas eram dirigidas aquele mercado enquanto que em 

1973 esta participagao cai para 18 % e em 1980 para 17,3% (SARDENBERG. In: 

BAHIA et alii, 1982, pag. 12). 

Por outro lado, se observou tambem um aumento na participagao 

europeia nas transagoes financeiras com o Brasil e do terceiro mundo nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36Esta iniciativa deliberada por parte dos EUA seria o marco para a consolidag§o de um processo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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completamcntc o funcionamento do sistema monetario internacional ocasionando um aumento 
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exportagoes brasileiras. A Europa participava, em 1960, com 9 % da pauta de 

exportagao brasileira, passando para algo proximo a 40 % em 1980 (Ibid., pag. 12). 

Dados mais recentes mostram que esta situagao se alterou levemente 

de 1980 para ca, uma vez que atualmente, do total exportado pelo Brasil, 20 % vao 

para os EUA, 29 % para a Comunidade Economica Europeia, 17 % para o Japao e 

demais paises asiaticos e 19 % para a America Latina (RICUPERO. In: MARTONE 

eBRAGA(orgs) , 1994, pag. vii). 

Portanto, se acredita que esta maior diversificagao das relagoes 

multilaterais brasileiras podem ser explicadas, em grande parte, pelas iniciativas de 

enfrentamento ao alinhamento automalico com os Estados Unidos atraves da 

Barganha Nacionalista de Vargas, da Operagao Pan-Americana de Juscelino e 

principalmente pela Politica Externa Independente de Quadros e Goulart. Sem essas 

iniciativas, o Brasil talvez continuaria mantendo relagoes estritamente bilaterais com 

os EUA, o que contribuiria para debilitar ainda mais a autonomia do pais frente ao 

cenario internacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O Comportamento da Politica de Comercio Exterior no Periodo 

Como ja foi comentado, neste item sera feito um breve resgate 

historico das principals medidas de politica economica utilizadas pelas autoridades 

brasileiras, como instrumento de controle das exportagoes e importacoes entre o pos-

guerra ate os anos 80. 

2.2.1 Politicas de Importagoes e Exportagoes 

Os instrumentos utilizados pelas autoridades monetarias no sentido de 

adequar os gastos com produtos de importagao a restrigao imposta pela 

disponibilidade de divisas foi bastante diversificado ao longo dos anos. Isso foi 

resultado, entre outras coisas, do proprio carater primario-exportador da economia 

brasileira, cujos produtos apresentaram e continuam apresentando um quadro de 

deterioragao progressiva nos termos de troca com os produtos industrializados dos 
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paises centrais e tambem pelo elevado grau de vulnerabilidade frente as alteracoes 

nos rumos da economia mundial. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial a economia brasileira 

apresentava fortes desequilibrios, refletidos na obsolescencia de seu parque 

industrial e de sua infra-estrutura, resultado dos inadequados niveis de importagao e 

tambem da interrupgao dos fluxos de capital estrangeiro a partir de 1929. 

Por outro lado, a economia havia experimentado uma melhoria nos 

termos de trocas o que contribuiu para, entre outras coisas, elevar a capacidade de 

importar em 17,9 % entre 1939 e 1945 e tambem para aumentar as reservas de ouro 

para 730 milhoes de dolares em 1946, resultado do aumento das exportacoes e 

declinio relativo das importagoes (DIB, 1985, pag. 17). 

A reestruturagao do parque industrial e das condigoes de infra-

estrutura colocava a necessidade de uma maior liberalizagao do mercado cambial, 

uma vez que os recursos requeridos somente poderiam ser adquiridos no mercado 

externo. 

Nesse sentido, com o duplo objetivo de, por um lado, atender as 

necessidades acumuladas de importagao e de se obter uma rapida renovagao dos 

estoques e equipamentos, de materias-primas e generos alimenticios e de outro, 

utilizar essas importacoes no combate ao avango do processo inflacionario37, as 

autoridades monetarias promovem a liberalizagao do mercado de cambio e mantem 

a taxa de paridade da moeda nos niveis do pre-guerra (Ibid., pag. 18). 

A primeira implicagao deste tipo de iniciativa foi a supervalorizagao 

da moeda interna frente ao dolar norte-americano, uma vez que ao manter aquela 

paridade, se desconsiderou a variagao nos niveis de pregos internos. Essa 

sobrevalorizagao levou imediatamente a elevagao no deficit no balango de 

pagamentos, colocando a necessidade de utilizagao de controles quantitativos 

discriminatorios e temporarios sobre as importagoes, embora a taxa de cambio tenha 

se mantido fixa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acreditava-se que a inflagao tinha sua origern, »o setor externo. 
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Dessa forma, ocorre uma alteragao no quadro da politica cambial que 

entra em uma fase de transicao rumo a um regime de controle das importacoes. Isto 

foi sentido a partir da edicao da Instrucao 25 da Superintendencia da Moeda e do 

Credito (SUMOC). 

Segundo esta instrucao a taxa de cambio deveria permanecer fixa e os 

bancos autorizados a operar com cambio seriam obrigados a repassar 30 % de suas 

compras de cambio ao Banco do Brasil. Percebe-se dessa forma o carater restritivo 

das medidas adotadas pelas autoridades monetarias no sentido de controlar as 

importagoes. 

Portanto, estas medidas nao se mostraram eficazes na fiincao de 

reverter o saldo negativo nas contas externas brasileiras, o que obrigou a adogao de 

um controle cambial mais rigido a partir de 1948. Neste ano foi editada a Instrucao 

26 da SUMOC que previa a subordinagao de todas as importagoes a concessao de 

licengas previas de acordo com uma lista de prioridades e limitava o volume de 

importagoes das empresas. O objetivo das medidas era controlar e reduzir as 

importagoes menos essenciais e priorizar aquelas destinadas ao aperfeigoamento do 

parque industrial. 

A melhoria no saldo da balanga comercial no final de 1948 

demonstrou a eficacia relativa das restrigoes impostas naquele ano, muito embora 

tenha produzido alguns efeitos colaterais, como por exemplo o surgimento de uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mercado negro de cambio38. Isto result ou na tomada de providencias mais rigorosas 

no ambito da politica cambial, levando a criagao das chamadas operagoes vinculadas 

no inicio de 1949, que consistiam basicamente na desvalorizagao implicita da taxa 

de cambio atraves de acordos diretos entre exportadores e importadores (Ibid., pag. 

23). 

As operagoes vinculadas funcionavam como mecanismo de incentivo 

as exportagoes e facilitavam a obtengao de licengas para importagao, sem a 

necessidade de passar pelo procedimento conventional de concessao e espera. Este 

tipo de politica persistiu ate o final de 1950 e trouxe como resultado uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

38 O surgimento deste mercado ocorreu em virtude do carater seletivo imposto as importacoes e dos 

obstaculos a obtengao de cambio (BIB, 1985. pag. 22). 
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distribuigao mais eqiiitativa na utilizagao de divisas, levando, consequentemente, a 

reversao do saldo deficitario do Balango de Pagamentos . 

Entre 1951 e 1952 ocorreriam mudangas significativas na posigao 

superavitaria do Balango de Pagamentos. A eclosao da Guerra da Coreia trouxe a 

preocupagao de que ocorresse um longo periodo de escassez mundial de 

mercadorias, o que levou as autoridades monetarias a suprimir as operagoes 

vinculadas e relaxar nos criterios de licengas. Esta nova orientagao da politica 

cambial tinha o objetivo de facilitar o ingresso de produtos importados. 

Isto levou mais uma vez a sobrevalorizagao da taxa de cambio, que 

trouxe conseqiiencias negativas para os exportadores e positivas para os 

importadores, uma vez que houve um encarecimento dos produtos domesticos e, por 

extensao, um barateamento das mercadorias produzidas fora do pais. Para piorar, a 

partir de 1951 ocorre um aumento expressivo nos pregos de importagoes, que aliado 

ao crescimento do volume importado, traz o retorno dos deficits no Balango de 

Pagamentos. 

Esta situagao iria piorar ainda mais a partir de 1953 devido a 

conjugagao de tres fatores inter-relacionados: a queda nas exportagoes e aumento 

nas importagoes - resultado da supervalorizagao cambial - e do baixo nivel do 

influxo de capital estrangeiro40. 

Frente a este quadro sao introduzidas novas modificagoes na politica 

cambial no sentido de incentivar as exportacoes e o ingresso de capital estrangeiro. 

Entre as alteragoes, feitas atraves da Lei 1.807 de 7 de Janeiro de 1953, encontrava-

se o estabelecimento de taxas multiplas de cambio41. Como resposta a estas medidas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O supcravil no Balango dc Pagamcnlos foi rcsullado tambem do declinio, cm dolarcs, dos pregos dc 

importagao c do aumcnlo cxplosivo dos pregos do cafe a partir dc 1948. 
40 A diminuigao do ingresso dc capital cslrangeiro ocorreu a partir da criagao da Lei de Remcssas dc 

Lucros, que linha como objclivo controlar o envio para o exterior dc lucros c dividendos das 

1 1 1 1 1 1 1 1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I C I V U MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i d i  > i i i s mmu n s U UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yai o.  

41 Segundo DIB, atraves do sistema de taxas multiplas de cambio "... criou-se uma taxa livre para 

algumas transagoes financeiras e de servigos e para importagoes seni cobertura cambial, 

esta u C> see n u O- s e taxas mist as para certas exportag 6es. As transagoes, no entanto, deveriam seguir o 

mesmo mecanismo de licenca previa, assim como continuariam a persistir os orgamentos de cambio, 

que deveriam indicar dentro de que limites as licengas seriam emitidas e quais as isengocs que 

deveriam ser atendidas primeiro" (1985, pag. 25). 
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ocorre uma recuperagao do superavit no balango de pagamentos devido ao 

crescimento das exportagoes e diminuicao das importagoes. 

A edigao da Lei 1.807 marcaria a primeira grande transformagao 

normativa da politica cambial do pos-guerra, atraves da utilizagao de mecanismos de 

controle das importagoes. A politica cambial se apresentava como medida 

controladora das importagoes, substituindo o sistema de licenciamento previo, em 

vigor ate entao. A demanda de divisas era atendida por duas taxas de cambio: a 

oficial e a de mercado livre (ZOCKUN et alii, 1976, pag. 19). 

Para DIB, 

"As medidas de politica economica, particularmente 
aquelas relativas a condugao da politica de comercio 
exterior, tomadas na primeira metade dos anos 50, 
refletem nao apenas uma preocupagao com a 
deterioragao do balango de pagamentos, mas tambem a 
busca progressiva dc novos instrumentos, que vieram 
possibilitar o salto industrial posterior" (1985, pag. 26). 

Ou seja, mais do que simplesmente responder aos problemas 

conjunturais resultantes das crises interna e externa, as autoridades monetarias 

pensavam a politica de comercio exterior como um mecanismo capaz de garantir o 

crescimento industrial do pais. 

E este tipo de orientagao seria ainda mais forte a partir de 1953 com a 

edigao da Instrugao 70 da SUMOC, que promove uma alteragao drastica no 

racionamento cambial. A nova Instrugao concedia direito ao importador adquirir o 

cambio no valor e moeda estipulados nos certificados, desde que obedecesse os 

criterios de essencialidade a politica de industrializagao, e tinha o objetivo de 

disciplinar e racionalizar as importacoes com os interesses da politica industrial. 

Pela Instrugao 70 ficaram instituidos os leiloes de cambio e a oferta 

de divisas era determinada pelas autoridades monetarias de acordo com a 

essencialidade das categorias. Estavam isentas dos leiloes de cambio produtos como 

importagoes do governo, trigo, derivados de petroleo, livros, revistas, filmes, carvao, 

etc (ZOCKUN et alii, 1976, pag. 20). 
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E importante ressaltar que na medida em que se implementava o 

processo de substituigao de importagoes, os bens que passassem a ser produzidos 

internamente perdiam seu carater de "essencialidade". 

Segundo DIB, 

"A instrucao 70 pcrmitiu a consolidagao da rcscrva de 
mercado para as producoes substitutivas, mediante o 
encarecimento relativo das importacoes com taxas de 
cambio mais elevadas, a concessao de subsidios para a 
importagao de bens de capital c insumos basicos ao 
desenvolvimento industrial, e a participagao do Estado 
no mercado de divisas" (1985, pag. 28). 

Portanto, o rapido crescimento economico verificado no periodo e os 

requisitos do processo de industrializagao levaram a um aumento na demanda de 

divisas, o que aliado a queda das disponibilidades cambiais, decorrente da 

diminuigao das exportagoes e deterioragao dos termos de intercambio, levou a 

adogao de um novo conjunto de medidas. 

A edigao da Instrugao 113 da SUMOC surgiu com o objetivo de atrair 

investimento direto estrangeiro de curto prazo para contornar os problemas do 

balango de pagamentos e viabilizar as necessidades de importagao de maquinas e 

equipamentos. 

Porem, a deterioragao na balanga comercial a partir de 1954 em 

fungao da queda nos pregos do cafe, principal produto da pauta de exportacoes, e do 

aumento dos pregos das importagoes em relagao ao ano anterior colocava a 

necessidade de novas providencias no ambito da politica de comercio exterior. 

Assim, foi criada a Instrugao 112 que estendia os beneficios das 

bonificagoes a outros produtos alem do cafe (algodao, cacau e outros). Estas 

medidas serviam como estimulo a exportagao desses produtos o que levou, 

juntamente com a elevagao do ingresso de capital estrangeiro e diminuigao no valor 

total das importagoes, a um novo equilibrio do balango de pagamentos em 1955. 
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As diretrizes basicas da Instrucao 70 mantiveram-se ate agosto de 

1957 o que contribuiu para a aproximacao das taxas cambiais dos niveis reais e 

proporcionou um controle mais flexivel das importagoes (Ibid., pag. 32). 

Porem, a dificuldade de administrar e fiscalizar o sistema de leiloes 

em fungao das alteragoes na pauta de importagoes provocada pelo processo de 

substituigao de importagoes levou a uma reformulagao nas tarifas aduaneiras a partir 

de agosto de 1957. 

A partir desta data, com a edigao da Lei 3.244, ocorreu a segunda 

grande transformagao normativa na politica de importagoes brasileiras desde o pos-

guerra, atraves da instituigao da tarifa alfandegaria "ad valorem". Pelas novas regras 

as aliquotas seriam diferenciadas com variagao entre zero e 150%, absorvendo os 

diferentes agios cambiais e substituindo as cinco categorias de importagoes por 

apenas duas: a geral e a especial (ZOCKUN et alii, 1976, pag. 20). 

Na categoria especial estavam incluidos os bens de consumo restrito e 

outros bens de qualquer natureza cujo suprimento do mercado interno fosse 

considerado satisfatorio. As tarifas para esses produtos situavam-se em torno de 150 

%. A categoria geral era composta por materias-primas, equipamentos e outros bens 

de produgao e bens de consumo generico, para os quais nao houvessem suprimentos 

satisfatorios no mercado interno. As tarifas para estes produtos raramente 

ultrapassavam 80 % (Ibid., pag. 20). 

Estas medidas refletem o elevado grau de protecionismo que gozava a 

produgao domestica, uma vez que foram mantidas as politicas seletivas de 

importagao, que continuavam obedecendo o criterio de essencialidade. A queda nas 

receitas de exportagao, provocada principalmente pela queda nos pregos do cafe a 

partir de 1954, mantiveram sua trajetoria ate os anos 60, acompanhado de aumentos 

modestos nos valores das importagoes. 

Portanto, esse tipo de politica emitia sinais de esgotamento, uma vez 

que se apresentava uma tendencia crescente das importagoes e decrescente das 

exportacoes em conseqiiencia do descompasso entre as taxas de cambio nominais e a 

elevagao dos custos domesticos da produgao industrial. 
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A partir de 1961 ocorreriam mudancas significativas na politica 

cambial que alterariam o sistema protecionista instituido de 1957 atraves da 

simplificacao do sistema cambial e desvalorizacao de 100 % do chamado cambio de 

custo. O sistema de licitacoes de cambio foi praticamente extinto, dando lugar a uma 

progressiva unificacao das taxas de cambio (DEB, 1985, pag. 35). 

Estas medidas eram uma especie de reacao ao irrealismo cambial 

provocado pela espiral inflacionaria, a deterioragao dos termos de troca e o 

esgotamento da capacidade de endividamento externo. 

Nesse contexto, foi editado a Instrucao 204 que determinou a 

transferencia de quase todas as operagoes cambiais para o mercado livre e criagao de 

um deposito compulsorio de 100 % para as importagoes, com excegao daqueles 

produtos tradicionalmente subsidiados pelo cambio de custo (trigo, petroleo e 

derivados, importagoes governamentais, etc.), das originarias da ALALC e do 

regimezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA draw-back4 . 

Atraves da Instrugao as importagoes da categoria geral passaram a se 

processar pela taxa de cambio livre, com excegao do trigo, do petroleo e das 

remessas financeiras do governo. A categoria especial continuou na dependencia da 

aquisigao de certificados de compra de cambio e sujeita ao licenciamento previo. 

A instrugao previa ainda estimulo as exportagoes de produtos 

industrializados atraves de financiamentos de medio e de longo prazos, concedidos 

pela CACEX e autorizados pela Instrugao 217 de setembro de 1961. Isto resultou em 

um superavit significativo no Balango de Pagamentos naquele ano, decorrente de um 

cambio mais realista e aumento do ingresso de capital externo. 

A partir de 1962, apos o fracasso da tentativa de instituir o mercado 

livre de cambio, a situagao iria se alterar novamente em fungao da crescente 

sobrevalorizagao da moeda nacional, queda nas receitas de exportagao, menor 

influxo de capital externo e aumento das importagoes (Ibid., pag. 38). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Este niecanismo permits as ir.dustrias adquirirem produtos coin isengao tarifaria, desde que sejair. 

materia-prima para a produgao de outros bens finais para a exportagao. 
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Neste momento seria criado um encargo adicional sobre a taxa de 

cambio, o que retletia a preocupagao com o realismo cambial no ambito do Piano 

Trienal de Desenvolvimento Economico e Social. Isto contudo nao foi capaz de 

evitar nova queda da taxa de cambio real em 1963, o que levou a adocao de normas 

mais rigidas para a importagao de equipamentos sem cobertura cambial atraves da 

Instrugao 242. 

Em 1964 foram feitos esforgos para se introduzir um maior realismo 

cambial, uma vez que existia a preocupagao em estimular as exportagoes e controlar 

as importagoes. Para isto passaram a ser utilizados instrumentos de desvalorizagao 

cambial, o que refletiu-se em um aumento significativo das exportagoes e quedas 

substanciais no valor das importagoes, embora estas ultimas tenham crescido 

significativamente a partir de 1966, em fungao dos elevados indices de crescimento 

economico. 

Observa-se desse modo uma mudanga de postura na utilizagao da 

politica comercial externa brasileira, uma vez que as desvalorizagoes cambiais sao 

instrumentos importantes na elevagao da competitividade dos produtos internoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vis-

a-vis os estrangeiros. Conforme observou DIB: 

"O que diferencia basicamente a politica cambial desse 
periodo e a preocupagao do governo, a partir de 1964, de 
manter o prego da divisa em niveis condizcntes com a 
perda de poder aquisitivo da moeda nacional. Dessa 
forma, promoveram-se drasticas desvalorizagoes ao 
longo de todos os anos" (Ibid., pag. 41). 

Alem das desvalorizagoes, ficou estabelecido uma lei basica que 

passou a reger a aplicagao da tarifa de importagao no Brasil. Pela nova legislagao 

ficava a grande maioria dos produtos sujeita a uma tarifazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad valorem, alguns poucos 

produtos com taxagoes especificas e outros com isengao. O objetivo dessas medidas, 
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tomadas seguindo as diretrizes do modelo de substituigao de importacoes, era servir 

de mecanismo de protecao a produgao nacional43 e controlar o dispendio de divisas. 

As alteracoes sucessivas nos niveis tarifarios com o intuito de 

adaptar-se as alteracoes na estrutura produtiva interna e as modificagoes da pauta de 

importagao, fizeram com que se formasse uma imagem do Brasil como um pais 

altamente protecionista (Ibid., pag. 42). 

Dessa forma, ficaram estabelecidas as bases para uma ampla 

reformulagao na estrutura tarifaria a partir de 1967, que visava o alinhamento dos 

pregos domesticos aos pregos intemacionais. Isto desembocaria em um processo 

progressivo de liberalizagao, que viria ser a caracteristica principal da politica 

exterior do periodo seguinte 

Neste contexto foram tomadas duas medidas importantes no sentido 

de liberalizar a politica de importacoes e de tomar a tarifa aduaneira um instrumento 

mais ativo na selegao de importacoes. A primeira medida foi a extingao da categoria 

especial de importagoes, levando toda a pauta a se processar pelo mercado de taxa 

cambial livre. A segunda medida foi a redugao geral das tarifas aduaneiras 

(ZOCKUN et alii, 1976, pag. 21). 

O sentido liberalizante da politica externa brasileira era uma 

conseqiiencia da predominancia da promogao das exportagoes sobre a substituigao 

de importagoes, como estrategia de crescimento economico. Neste sentido foram 

reduzidas as restrigoes tarifarias, responsavel pelo protecionismo, e implementado o 

sistema de minidesvalorizagoes. 

Nesta epoca predominava a crenga na necessidade de colocar a prova 

a eficiencia e a competitividade do sistema produtivo nacional. Dessa forma, como 

ja foi colocado, foram reduzidas as tarifas alfandegarias e eliminadas as categorias 

especiais de importagao, que incluiam os bens de consumo considerados nao-

essenciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43 E importante ressaltar que esta orienlagao prolceionisla liavia sido consagrada cm 1957, com a Lei 

das Tarifas da Allandcga que inslituiu um sistemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad valorem, com aliquolas que variavam dc zero a 

150% (Ibid.. Ibidem). 
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Tambem se passou a conceder isengoes ou redugoes das aliquotas 

atraves de dois mecanismos: o chamado contigencionamento, atraves do qual certa 

quantidade de determinado produto podia ser importado com isengao tarifaria, desde 

que fosse comprada quantidade proporcional de produgao domestica; e as isengoes 

ou redugoes tarifarias para insumos destinados a projetos de investimento de 

comprovada prioridade44 (DIB, 1985, pag. 43). 

Entretanto, e importante destacar que a liberalizagao das importagoes 

foram feitas de forma seletiva, uma vez que foi mantido o regime de similaridade 

nacional, pois somente poderiam beneficiar-se de favores fiscais as importacoes de 

mercadorias que nao fossem produzidas internamente. 

Esta iniciativa representou um momento historico para a politica 

comercial externa brasileira, pois e exatamente neste periodo, a partir de 1967, que 

se tern o inicio do processo de abertura da economia brasileira ao exterior. 

Entretanto, como se vera adiante, isto nao quer dizer que tenha sido um processo 

linear, uma vez ja em 1968 ocorrem novas elevagoes das tarifas alfandegarias a 

partir da percepgao de uma tendencia de desequilibrio da balanga comercial 

brasileira45. 

Mas o importante a ser destacado e que nao houve um retorno ao 

protecionismo pre-1966 e tambem foi mantido o sentido liberalizador da legislagao 

sobre importagoes, uma vez que foram poucas as restrigoes nao-tarifarias as 

importagoes, ocorrendo somente alteragoes nas aliquotas. 

Alem do mais, a manutengao das minidesvalorizagoes da taxa de 

cambio, a partir de 1968, mostraram uma trajetoria caracterizada pela queda do 

cruzeiro em termos reais o que contribuiu ainda mais para reduzir os custos de 

importagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44 Alem disso, passa a vigorar uin conjunto dc isengoes cspccificas, lais como as conccdidas a 6rgaos 

ou cmprcsas do governo, a programas especiais, bem como aquelas dccorrcnlc dc negociagdes 

intemacionais (ALALC, GATT, e tc . ) . 
45 As medidas liberalizadoras levaram a um aumento significativo das importagoes, o que forgou a 
i n r fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i f i i  i / - > A / \ vl<a n A i ' A r i n r t p i i m a n t / \ r /111a r a p f i h u r p a m  r \ r v \ + . ^ / " » ^ / " \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o n * a r i A i >zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t \ / r»»• t-.-..-t,,  i .......... , r \ c 

n n i  H U K . U V ; l | U W <  1 V 3 t l t U 1 3 d V ^ l l l J J t 11 I ^  Ki t  i i / i v n ^ v d v /  O I M V I 1 U I  W U U i V ^ . M I I i i L i . r u . u  t 

importagdes de bens de consumo final. Em Janeiro de 1968 todas aliquotas do imposto de importagao 

foram elevadas em cinco pontos percentuais e um ano mais tarde o Decreto Lei n° 398 elevava em 100 

pontos a tarifa de numerosos bens que ate margo de 1%7 faziam parte da categoria especial 

(ZOCKUN et alii, 1976, pag. 22). 
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Segundo ZOCKUN et alii: 

"Os novos instrumentos instituidos a partir de 1969 
visavam em geral atenuar a pressao sobre os custos 
domesticos de materias-primas, euja oferta interna c 
inferior ao consumo, ou proporcionar protecao adicional 
a produgao interna, em virtude de irregularidade no 
comportamento dos pregos no mercado internacional, ou 
com conseqiicncia da pratica dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dumping (1976, pag. 
22). 

E importante destacar que a partir de 1968 ocorria uma expansao 

significativa da produgao industrial que se utilizou inclusive da capacidade produtiva 

do periodo anterior. Tsto desembocou em um crescimento substantial das 

importagoes a partir de 1970, impulsionado pela elevagao da taxa de acumulagao de 

capital . 

As necessidades de importacoes acabaram pressionando no sentido de 

redugoes tarifarias em um sentido mais amplo, ocorrendo um aumento consideravel 

das concessoes tarifarias as importagoes de bens de capital e insumos em geral. Entre 

1971 e 1972 houve a consolidagao das diretrizes da politica de liberalizagao das 

importagoes, o que resultou em um crescimento significativo destas no periodo. 

Estas alteragoes da politica tarifaria foram importantes porque ao 

mesmo tempo em que ocorriam elevagoes das importagoes, as exportagoes 

apresentavam um desempenho satisfatorio, uma vez que o valor da taxa de cambio 

real era mantida ao longo do tempo e as minidesvalorizagoes obedeciam os criterios 

da paridade do poder de compra, ou seja, a taxa de cambio acompanhava o 

diferencial entre a inflagao interna e a inflagao externa (DIB, 1985, pag. 45). 

As exportagoes foram beneficiadas tambem pela adogao de politicas 

comercial, fiscal e crediticia, efetivadas atraves de modificagoes na legislagao 

tarifaria, que visavam a obtengao de resultados favoraveis da balanga comercial. 

Conforme observou DIB: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante destacar que a partir de 1968 tern inicio um ciclo de prosperidade da economia 
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"A expansao das exportacoes por meio de incentivos 
fiscais (inclusive simplificagdes burocraticas), cambiais 
(adogao do sistema de minidesvalorizacoes) e crediticios 
envolveu fortes efeitos dinamicos em toda a economia, 
tanto como geradora de demanda agregada, induzida 
pelo aumento do emprego e da renda, quanto pela 
demanda derivada de insumos e equipamentos para o 
parque industrial, tendo sido responsavel por parcela 
significativa do extraordinario desempenho da atividade 
produtiva do periodo (Ibid., pag. 46). 

Estes incentivos fizeram com que, enquanto o comercio mundial 

aumentou a taxa de 18,1 % ao ano no periodo compreendido entre 1967 e 1973, as 

exportacoes brasileiras cresceram a uma taxa de 24,3 %. Houve um aumento da 

participagao das exportacoes brasileiras no comercio mundial de 0,86 % em 1967 

para 1,18 % em 1973 (Ibid., pag. 47). 

Como se pode perceber, ocorre neste momento uma ruptura definitiva 

com as politicas de isolamento externo verificadas entre meados da decada de 50 e 

primeira metade dos anos 60 tanto no ambito comercial quanto no financeiro, uma 

vez que o modelo de expansao industrial dos anos 70 foi direcionado para a 

eliminagao de mecanismos protecionistas de natureza cambial, financeira e 

admini strati va. 

Eram nestas condigoes que se encontrava a economia brasileira 

quando o mundo foi abalado pelo primeiro choque do petroleo a partir de 1974. Este 

acontecimento jogou a economia mundial em uma profunda crise entre 1973 e 1975, 

o que abalou significativamente o posterior desempenho economico brasileiro. 

Como resultado do aumento nos pregos do petroleo e nas cotagoes 

intemacionais de diversas materias-primas e produtos intermediarios, as importagoes 

brasileiras aumentaram 104 % em 1974, refletindo em vultosos deficits no balango 

de pagamentos e na aceleragao do processo inflacionario (Ibid., pag. 49). 

Isto colocava a necessidade de ajustamento do balango de pagamentos 

sem contudo sacrificar o desenvolvimento industrial em curso. A altemativa adotada 

foi a de incentivar as exportacoes, o que nao obteve o exito esperado resultando em 

uma subita deterioragao do balango de transagoes correntes em 1974, colocando em 
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duvida a estrategia de crescimento e diversificacao industrial baseado na 

liberalizagao comercial (Ibid., pag. 51). 

Neste contexto, sao adotadas medidas com o intuito de reduzir as 

importagoes e dar continuidade aos incentivos a expansao e diversificagao das 

exportacoes e a busca de novos mercados. Dessa forma, foram tomadas varias 

resolugoes em 1974 no sentido de estimular a produgao nacional. 

Em 1975 ocorreram sucessivas ampliagoes das restrigoes tarifarias as 

importagoes e foi mantido o sistema de minidesvalorizagoes. Entre 1976 e 1978 

ocorreram desvios significativos entre a taxa de cambio oficial e a taxa de paridade, 

ou seja, nao foram seguidos os criterios da paridade do poder de compra, o que era 

compensado pelas restrigoes e encargos financeiros as importacoes e subsidios 

crescentes as exportagoes. 

Entre as medidas adotadas para combater o deficit no balango de 

pagamentos estavam: a elevagao em 100 pontos nas aliquotas de numerosos itens da 

pauta de importagao; estabelecimento de um deposito previo para todas as 

importagoes de 100 % do valor importado, que ficaria retido por 360 dias; e ainda a 

proibigao, em fevereiro de 1976 pelo prazo de quatro meses, a importagao de 300 

produtos considerados superfluos. Ocorre desta forma uma especie de retorno das 

medidas protecionistas dos anos 50, levando ao comprometimento da politica de 

abertura iniciada em 1968 (ZOCKUN et alii, 1976, pag. 24). 

Em 1979 ocorreu uma nova elevagao dos pregos intemacionais do 

petroleo, ocasionando o agravamento em uma serie de pontos de estrangulamento 

dos paises importadores. A elevagao dos juros intemacionais refletiu no 

prolongamento do ciclo de endividamento externo e consequentemente, em 

desequilibrios no balango de pagamentos brasileiro47. 

O novo quadro internacional forgou um reposicionamento da politica 

externa do pais entre 1979 e 1981. Foram tomadas medidas drasticas no sentido de 

equilibrar o balango de pagamentos, como por exemplo a maxidesvalorizagao da 

taxa de cambio em dezembro de 1979, demonstrando uma tentativa de reencontrar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Ocorreram quedas significati vas nos niveis uC reserva e aumento ua u iv iua iiquiua. 
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na taxa de cambio um instrumento por excelencia de ajuste das contas externas 

(DIB, 1985, pag. 56). 

Dessa forma, foram adotadas medidas de incentivo as exportacoes e 

restrigao as importacoes alem de outras destinadas a atrair os recursos necessarios ao 

financiamento externo. E feita ainda uma nova maxidesvalorizacao prefixada em 

1980, mecanismo que seria posteriormente abandonado e retomado em 1981 com a 

utilizagao da taxa de cambio como instrumento de estimulo as exportacoes 

A partir de 1982, o objetivo fundamental da politica economica 

passou a ser reduzir drasticamente o deficit em conta corrente do balango de 

pagamentos48. Este equilibrio era conseguido atraves de superavites na balanga de 

pagamentos principalmente com a contengao das importagoes, uma vez que as 

exportacoes estavam condicionadas ao desempenho do comercio internacional 

(CASTRO e SOUZA, 1985, pags. 17-18) 

A politica deste periodo, como sera visto no proximo capitulo, era 

altamente alinhada aos pressupostos teoricos do Fundo Monetario Internacional 

(FMI) e buscava a manutengao do realismo da taxa de cambio atraves de 

desvalorizagoes cambiais. 

Estas medidas levaram a uma forte elevagao da taxa de cambio real, 

que aliado a compressao dos salarios, resultou em uma violenta alta da relagao 

cambio-salario, forgando uma maxidesvalorizagao da taxa de cambio em 1983 

(Ibid., pags. 23-24). 

A partir de 1984 ocorre um processo de crescimento das exportacoes 

em decorrencia da excepcional expansao do mercado dos EUA, inicio da 

recuperagao latino-americana e africana e dos estimulos derivados da politica 

cambial. 

Apesar disso, o setor exportador brasileiro foi penalizado por alguns 

fatores adversos como por exemplo a forte redugao de subsidios as exportacoes ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A elevagao deste deficit possuia uma relagao direta com a crise da divida externa. Este assunto sera 

visto com maiores detalhes no proximo capitulo. 
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longo de 1984, progressiva eliminacao do credito-premio (ate abril de 1985) e a 

valorizagao do dolar frente as demais moedas (Ibid., 1985, pag. 25). 

Portanto, o sistema de desvalorizagoes competitivas e de restrigoes as 

importagoes persistiram ao longo da decada de 80 e inicio dos anos 90, uma vez que 

existia a necessidade de financiamento da divida atraves de superavites na balanga 

comercial. 

No inicio dos anos 90 ocorreria uma ruptura com o anterior padrao de 

financiamento externo, principalmente em decorrencia da diminuigao dos juros 

intemacionais e da modificagao na estrategia de insergao da economia brasileira no 

cenario mundial. No entanto, esta discussao sera feita com mais detalhes no proximo 

capitulo. 

2.3 Impactos das Politicas de Comercio Exterior sobre o Setor Agricola 

O setor agricola foi beneficiado, ao menos ate o momento em que 

teve inicio o processo de abertura da economia nos anos 90, pela politica de 

comercio exterior atraves da possibilidade de importagao de insumos mais baratos. 

Pelo lado das exportagoes foi penalizada, juntamente com o setor 

industrial ate 1964, pela persistente sobrevalorizagao cambial, gravamento de 

impostos, quotas, licengas e toda sorte de outros controles. A partir de 1964 estas 

distingoes foram retiradas do setor industrial e mantidas para o setor agricola. 

Entre 1947 e 1953 a importagao de insumos agricolas foram liberadas 

do regime de controles quantitativos, uma vez que "os insumos e equipamentos para 

esse setor tinham alta prioridade no criterio de alocagao de divisas, o que lhe 

conferia disponibilidade de recursos a custo subsidiado" (ZOCKUN et alii, 1976, 

pag. 24). 

Existia tambem o fato de que as importagdes governamentais estavam 

desvinculadas do licenciamento previo o que facilitava a importagao de bens de 
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capital pelo governo, que por sua vez repassava para os agricultores com isengao das 

taxas de importagao. 

Por outro lado, as exportacoes agricolas eram desestimuladas pela 

sobrevalorizagao da taxa de cambio e pelas licengas nao concedidas, e tambem pela 

razao de que as politicas de restrigoes quantitativas, que visavam o controle dos 

pregos internos, eram bem mais severas para o setor agricola (exceto o cafe). Vale 

destacar que excegoes eram feitas de acordo com a situagao do balango de 

pagamentos (Ibid., pag. 25). 

Entre 1953 e 1957 houve a continuidade do tratamento anterior das 

importagoes de insumos agricolas sob o regime de taxas multiplas de cambio e 

menor cobranga de agio cambial. Neste periodo, esses insumos passaram para a 

categoria "preferential", criada pela Instrugao 86 da SUMOC de 11 de margo de 

1954. Segundo esta Instrugao seriam realizados leiloes de cambio especiais, com o 

objetivo de oferecer divisas a custo reduzidos para a importagao de produtos 

utilizados na agricultura. 

Posteriormente, ocorreu a substituigao da Instrugao 70 da SUMOC, 

que instituiu as bonificagoes para as exportagoes, pela Instrugao 112 de Janeiro de 

1955 que passou a dividir as exportagoes em quatro categorias para as quais eram 

concedidos bonificagoes diferenciadas. A partir desse ano tem-se o inicio de um 

processo de liberalizagao das exportagoes, apesar de que a preocupagao com o 

abastecimento interno tenha levado a manutengao das restrigoes quantitativas (Ibid., 

pag. 36). 

No periodo compreendido entre 1957 e 1961, a nova politica de 

importagoes adotada manteve o tratamento preferential para os insumos agricolas, 

dando continuidade ao processo de liberalizagao das exportacoes, sobretudo entre 

1958e 1961. 

Porem, a edigao da Instrugao 167 de outubro de 1958 trouxe algumas 

deliberagoes que discriminavam o setor agricola, uma vez que permitia que a receita 

cambial dos exportadores classificados na quarta categoria (de maior bonificagao) 

fosse negociada no mercado livre, mas excetuava alguns produtos agricolas como o 
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agucar, algodao, amendoim, came, soja, couros e peles, fijmo e outros. A partir de 

1961 foi convertida toda a pauta de exportagao para o mercado livre de cambio, 

inclusive os produtos agricolas (Ibid., pag. 37). 

Entre 1961 e 1964 ocorreram alteracoes somente nas exportagoes 

enquanto as importagoes mantiveram-se praticamente inalteradas. O cafe e o cacau 

foram transferidos para o mercado livre de cambio e as taxagoes implicitas, que 

eram feitas pela diferenga entre a taxa cambial efetiva e a taxa livre de cambio, 

foram substituidas por taxagoes explicitas. Nesta fase a politica comercial 

apresentava instabilidade, oscilando entre medidas restritivas e liberalizadoras. 

A partir de 1964 o objetivo da politica cambial adotada era suprimir 

gradativamente todos os controles artificiais sobre o mercado de divisas. Todas as 

exportacoes foram transferidas para o regime de taxa livre de cambio, embora tenha-

se mantido uma quota de contribuigao do cafe. 

A Lei 5.067 de julho de 1966 introduziu tarifas aduaneiras para a 

importagao de alguns fertilizantes - que ate este momento eram isentos - o que 

acabou contribuindo para elevar significativamente os custos de produgao para o 

setor agricola. Alem disso, foram mantidos os impostos para a exportagao de 

produtos de origem agropecuaria, enquanto aqueles eram retirados do setor 

industrial. 

Entre 1968 e 1975 se mantiveram os tratamentos preferenciais para a 

importagao de insumos agricolas, uma vez que estes eram pouco tributados pelo 

imposto de importagao ou estavam isentos. Por outro lado, o programa de incentivo 

as exportagoes, que foi colocado em pratica a partir de 1968, ampliou as 

discriminagoes contra os produtos agricolaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vis a vis com os manufaturados. 

A persistente queda na taxa de cambio real penalizou mais o setor 

agricola, uma vez que para as exportagoes de manufaturados eram concedidos 

premios fiscais que nao se estendiam para os produtos agricolas. Foram mantidos 

tambem controles quantitativos sobre as exportacoes agricolas, atraves de quotas, 

proibigoes e confiscos cambiais, como forma de garantir o abastecimento interno e 

controlar o avango inflacionario (Ibid., pag. 39-40). 
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Os anos restantes para o final da decada de 70 iriam consolidar as 

praticas discriminatorias contra a agricultura uma vez que neste periodo foram sendo 

eliminados gradativamente os subsidios para o setor agricola tanto no ambito 

produtivo como fiscal. 

Como ja foi visto, a partir de fins da decada de 70 o segundo choque 

do petroleo atingiu fortemente o dinamismo da economia brasileira, em fungao do 

aumento progressivo do endividamento externo, que desembocou em uma 

desaceleragao acentuada do crescimento economico do pais e na deterioragao global 

do quadro macroeconomico. 

Esta alteragao de cenario teve implicagoes significativas para o setor 

agricola. Conforme observaram BUANAIN e REZENDE: 

"Esta mudanga na natureza da politica economica teve 
um impacto sobre as politicas agricolas, que ate entao 
haviam sido desenhadas e implementadas de modo 
bastante autonomo em relagao a restrigao da politica 
macrocconomica e pareciam contar com uma "oferta 
ilimitada de recursos" Alem das crescentes restrigoes de 
recursos, as mudangas no ambiente macroeconomico -
em particular a incerteza economica crescente - tanto 
quanto os desequilibrios no seio do setor agricola, 
induziram mudangas nas politicas setoriais, desde seus 
objetivos ate seus instrumentos" (1994, pag. 25). 

Portanto, a necessidade de fazer frente ao crescimento substantivo dos 

servigos da divida externa, sobretudo a partir dos anos 80, levou as autoridades 

monetarias a adotarem estrategias no sentido de buscar superavites na balanga 

comercial. Dessa forma, foram tomadas iniciativas que visavam manter, na medida 

do possivel, as exportagoes e diminuir as importagoes. Cumpre destacar que o 

relativo sucesso dessa politica se deveu mais ao alcance do segundo objetivo do que 

do primeiro, devido a rigidez da pauta de exportagoes brasileiras frente a um 

processo de crise mundial. 
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Dessa forma o setor agro-exportador, juntamente com a industria 

local, foram beneficiados49 relativamente pelas medidas de politica cambial e 

comercial implementadas durante boa parte dos anos 80, sobretudo atraves de 

desvalorizacoes cambiais, restricoes comerciais e proibicoes, barreiras tarifarias, 

licenciamentos de exportacao e subsidios a exportacao. 

Portanto, os incentivos restringiram-se praticamente ao setor 

exportador sendo que o restante da produ9ao nacional ficou praticamente esquecida 

pelo governo50. Este cenario se manteve ate 1987 vindo a se alterar 

significativamente a partir deste ano quando tem-se o inicio um processo de 

liberalizacao gradativa dos mercados agricolas, tanto no ambito interno quanto 

externo. Este assunto sera tratado no proximo capitulo. 

Entre 1980 e 1987 observou-se um alto grau de interven9ao estatal 

nos mercados agricolas, atraves de politica tanto comercial quanto setorial, o que 

contribuiu para a protecao efetiva para uma parcela dos produtores rurais, 

compensando os impactos negativos da instabilidade macroeconomica nacional 

(Ibid., pag. 26). 

Este resgate sobre o comportamento da politica externa demonstrou a 

diversidade de medidas adotadas durante o periodo analisado (Pos-Guerra ate os 

anos 80). Conforme ficou demonstrado, ocorreram momentos marcados pelo 

fechamento da economia brasileira, sobretudo durante os anos 50 no ambito do 

modelo de substitui9ao de importa9oes, onde existia um modelo de politica externa 

vinculado ao projeto de desenvolvimento nacional. 

Apos 1964, sao abandonadas as perspectivas da politica externa 

vigente ate entao, e se nota que esta passa a obedecer mais sensivelmente as 

oscila9oes do comercio mundial. Desta fase em diante, a politica externa foi 

4 9 Conforme obscrvaram BUANAIN c REZENDE: "Durante boa parte da decada, a politica comercial 

manlcvc sen papcl (protcger c inccniivar a industria local, inclusive a agro-industrial; garantir o 

abastecimento adequado do mercado interno; aumentar c diversificar as exportacoes) c scus 

instnimcntos tradicionais..." (1994, pag. 27). No entanto. e importante chamar a atencao que a partir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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programs de incentivos as exportacoes. 

^ i n.ii n w . v uiipvmaiiiv UvlXiU V I . I I v>  v | u v a p i w u y a u yaia \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ  m u ^ a u u imt i iu i u a p i u i ^ g i u a 

efetivamcnte pela intcrvencao do governo, praticada ate 1987, atraves de politicas sctoriais para uma 

parcela dos produtores rurais, como por cxemplo a politica dc prccos minimos. 
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marcada, com excecao do periodo 1974-1978, por uma falta de postura frente as 

transforma9oes da economia mundial o que contribuiu para a perda gradativa de 

autonomia, refletida em uma tendencia de abertura da economia ao exterior. 

Como sera visto no proximo capitulo, esta situa9ao atinge seu auge a 

partir do inicio dos anos 90, onde se observa a consolida9ao do processo de abertura 

comercial e um realinhamento historico aos interesses do capitalismo financeiro 

internacional, que tern nos EUA o seu mais ilustre representante. 



76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. CONDICIONANTES DO PROCESSO DE ABERTURA C O M E R C I A L 

B R A S I L E I R O DOS ANOS 90 

Para entender a mudanca no padrao de inser9ao brasileiro no comercio 

mundial a partir dos anos 90, periodo este em que as autoridades colocaram em 

pratica um programa mais amplo de abertura comercial, e necessario estar atento as 

transforma96es que ocorreram no cenario internacional a partir do final da decada de 

70. 

Depois de um longo periodo de estabilidade das redoes 

internacionais coordenadas pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pax Americana, que se estendeu do pos-guerra ate o 

inicio da decada de 70 e ficou conhecido como os "Vinte e cinco anos gloriosos" do 

capitalismo devido ao crescimento significativo das principais economias mundiais 

e, consequentemente, de seus respectivos fluxos comerciais externos, a economia 

mundial entra num periodo de crise . 

Estes movimentos marcaram o comeco da crise da hegemonia norte-

americana, principalmente entre 1968 e 1973, atraves do rompimento dos acordos de 

Bretton Woods, da fragmenta9ao da sociedade e do establishment norte-americano e 

da derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietna. Alem disso, os americanos 

foram obrigados a absorver o relativo sucesso militar dos egipcios e sirios, rearmados 

pela Uniao Sovietica, na guerra do Yom Kippur (FIOR1, 1997, pag. 108). 

Os desdobramentos desta crise hegemonica e economica refletiram-se 

em um aumento da concorrencia interestatal e intercapitalista em nivel mundial e em 

um arrefecimento das praticas protecionistas, principalmente entre 1973 e 1979, 

atraves de desvaloriza96es cambiais e fechamento dos mercados nacionais o que 

contribuiu, consequentemente, para a erosao dos sistemas multilaterais de comercio. 

No entanto, esse periodo de crise deixaria marcas mais profundas do 

que simplesmente a queda dos indices de crescimento da economia mundial. Neste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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foi marcada por taxas elevadas de iiifla^ao. desemprego em alta e crescimento lento da renda (1994, 

pag. 20). 
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momento foram lancadas as bases do movimento que seria responsavel pela ruptura 

do padrao de comercio exterior vigente ate entao: a globalizacao financeira52. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 A Reafirmacao (la Hegemonia Norte-Americana e a Globalizacao das 

Financas Mundiais 

O processo de globalizacao das financas mundiais inicia-se ja na 

decada de 60, a partir da criacao do "euromercado de dolares", que consistiu em uma 

decisao politica do governo ingles de autorizar um mercado interbancario paralelo e 

autonomo com relacao aos sistemas financeiros nacionais, e que recebia os capitais 

norte-americanos em fuga das baixas taxas de lucros e das regulacoes internas do seu 

pais (Ibid., pag. 90). 

Mas seria a partir de 1973, com a decisao politica de suspensao do 

padrao dolar e introducao do sistema de "taxas flexiveis de cambio" que este 

fenomeno passaria a ganhar forca. Naquele momento ocorria um aumento da 

liquidez internacional atraves dos recursos dos petrodolares53 e da divida publica 

norte-americana. 

No entanto, o momento decisivo de consolidacao e expansao deste 

processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA financeirizagao global foi no ano de 1979 a partir da iniciativa 

deliberada dos EUA em aumentar suas taxas de juros e adotar um conjunto de 

medidas no sentido de liberar o movimento de capitais e manter o dolar como padrao 

monetario internacional. 

Conforme observou TAVARES: 

"O fenomeno da globalizacao financeira teve origem na 
ruptura do padrao monetariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dolar-ouro (sistema de 
Bretton Woods), que foi o passo previo que possibilitou 
a flutuacao cambial e a mobilidade do capital financeiro. 
Esse processo foi acelerado por um conjunto de politicas 
deliberadas dos EUA, que, a partir da forte reversao da 
liquidez internacional em sua direcao, iniciada em fins 
de 1979 como resultado da diplomacia do dolar, 

O conceito de globalizacao tern sido objeto de analises que na maioria das vezes diferem entre si. 

Porem, argumenta-se que este fenomeno deve ser entendido em um contexto historico, sendo 

necessario, no entanto, separar o avanco da globalizacSo no seu sentido produtivo daquela observado 

na esfera financeira. Vale dcstacar tambem que cla nao ocorrc apenas no ambito economico, uma vez 

que se ex panda para outras areas como politica-idcologica, cultural, etc... 

Provcnicntc da fantastica clcvag§o dos precos do petrolco que culminou na crise de 1973. 
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obrigaram o restantc do mundo capitalista a liberalizar os 
fluxos internacionais de capitais (a chamada 
desregulacao financeira)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a fmanciar as cresccntes 
dividas publica e externa dos EUA (In: Revista da 
ANPEC, n. 1 ago. 1997, pag. 10) (O grifo e da autora). 

Outras duas decisoes tomadas durante os anos 80 teriam importancia 

decisiva para a propagaeao do fenomeno acima descrito. A primeira, consistiu em 

uma decisao politica de liberalizacao dos mercados de acoes (o 'big bag') decidida 

pelo governo ingles em 1986 e seguida pelos demais paises industrializados e a 

segunda refere-se a incorporacao, a partir dos anos 90, dos chamados "mercados 

emergentes" do ex-mundo socialista e da America Latina ao mundo das financas 

desreguladas e globalizadas (FIORI. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 91). 

No entanto, a consolidacao da globalizacao financeira contribuiu para 

a reafirmacao da hegemonia norte-americana54, principalmente pelo fato deste pais 

possuir a moeda que serve de padrao monetario internacional, o que lhe garantiu e 

garante elevados ganhos de arbitragem frente as demais moedas. Este tipo de atitude 

teve implicacoes negativas para a economia mundial, uma vez que a decisao dos 

EUA em aumentar suas taxas de juros internas jogou a propria economia norte-

americana e a economia mundial em uma crise violenta que se estendeu durante tres 

anos seguidos. 

Alem disso, a manutencao de uma politica monetaria restritiva e do 

dolar sobrevalorizado permitiu ao FED retomar o controle dos seus proprios bancos e 

do restante do sistema bancario privado internacional Desse momento em diante o 

"sistema de credito interbancario orientou-se decisivamente para os EUA e o sistema 

bancario passou a ficar sob o controle da politica monetaria do FED, que dita as 

regras do jogo" (TAVARES. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 34). 

E importante ressaltar tambem, que passados os primeiros anos de 

crise (1980-1982), a economia norte-americana comeca a colher os frutos de sua 

iniciativa unilateral de liberalizacao dos mercados financeiros e de consolidacao do 

5 / 1 Para TAVARES e MELIN, a reafirmacao da hegemonia norte-americana ocorreu sob dois pilares 

de sustentaciio: a ja comentadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diplomatic) do dolar e tambem a diplomacia das artnas. Segundo ela, 

apos o desmontc da vclha ordcm bipolar, obscrvou-sc uma tcndcncia de hicrarquizacifo do poder 

itico mtcriiacicnai centralizada na potencia licgcniomca, liiintaiido a cflcacia dos Estadcs 

Nacionais como agentes de poder soberano (In: Revista da ANPEC, 1997, pag. 56). 



79 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dolar como padrao monetario internacional55. A partir de 1983 tem-se observado 

uma expansao ininterrupta da economia dos EUA, caracterizando um dos mais 

longos ciclos de crescimento de sua historia. 

Para TAVARES: 

"Como fatores dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nova desordem das financas 
privadas e publicas do resto do mundo, os EUA tern 
sido extremamente beneficiados em termos do 
crescimento de sua economia c do financiamcnto 
sustentado de seu padrao de consumo e investimento. 
O privilegio obtido pelos EUA com as politicas de 
dolarizacao e desregulacao dos mercados vem-lhes 
pcrmitindo fiananciar, ha quase duas decadas, a 
expansao de seu consumo domestico e do gasto 
publico, por meio de um vultoso endividamento 
(externo e interno), amparado na posigao cardeal de 
sua moeda nos mercados financeiros internacionais" 
(In: Revista da ANPEC, n. 1, ago. 1997, pag. 12) 
(Grifo e da Autora). 

Esse tipo de situacao tern garantido aos EUA um longo ciclo de 

crescimento sustentado, uma vez que e um dos unicos paises desenvolvidos que tern 

apresentado taxas elevadas de crescimento da renda e baixos indices de desemprego. 

Por outro lado, os demais paises, principalmente da Europa e Japao e paises da 

America Latina, estao convivendo com indices de crescimento baixos e declinantes e 

taxas de desemprego elevadas e em expansao. 

Dados mais recentes indicam que a economia americana apresentara 

um superavit orcamentario da ordem de US$ 39 bilhoes em 199856, o maior de toda 

a sua historia. Alem disso a previsao de crescimento da economia vem superando as 

estimativas oficiais e o desemprego devera atingir 4,7 % da populacao 

economicamente ativa. As previsoes para o quinquenio 1999-2003 indicam um 

superavit fiscal de US$ 495 bilhoes, mais que o dobro dos US$ 230 bilhoes previstos 

inicialmente pela Casa Branca (sede do governo norte-americano em Washington) 

(A Folha de Sao Paulo, 28/05/98, caderno 2). 

Hoje a moeda americana e usada como unidade de conta em mais de 80% de todas as transacdes 

internacionais (NETTO. In: A Folha de Sao Paulo, 27/05/98). 
5 6 Ultimas estimativas indicam que este valor sera de mais de US$ 70 bilhoes. 
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Em resumo, pode-se afirmar que a globalizacao financeira, acelerada a 

partir de 1979, rompeu com o antigo padrao de comercio exterior mundial vigente 

desde o pos-guerra e que era caracterizado pela expansao do capital comercial e 

produtivo. Esta nova fase se caracteriza pelo aumento estrondoso no volume e na 

velocidade de circulacao de capitais financeiros em nivel mundial, enquanto que este 

movimento nao e acompanhado na mesma magnitude pelos demais capitais57. 

Vale ressaltar que o crescimento dessa grande massa de capitais 

financeiros somente foi possivel devido ao grande salto tecnologico observado no 

setor de telecomunicacoes nos ultimos anos, que resultou em quedas significativas 

nos custos de transmissao. Para se ter uma ideia, entre a decada de 40 e a de 70, o 

preco de uma chamada telefonica internacional caiu mais de 80%. Entre 70 e 90, 

mais de 90%. O custo de transmissao de voz caiu dez mil vezes nos ultimos anos (A 

Folha de Sao Paulo, caderno especial , p. 5, 02/11/97). 

Analisando sob uma perspectiva historica, pode-se constatar tambem 

que no final dos anos 70 ocorre o ressurgimento, ao menos no campo teorico, dos 

pressupostos basicos do liberalismo economico pre-keinesiano. Diferentemente do 

que ocorrera no pos-guerra, em que foram revigoradas as praticas protecionistas, o 

padrao atual de insercao no comercio internacional necessita da abertura das 

economias nacionais para que o capital produtivo e financeiro possa fluir livremente. 

No entanto, e importante destacar que esse retorno do liberalismo 

surge com uma nova roupagem mas com o mesmo significado historico, ou seja, de 

garantir o funcionamento do processo de acumulacao de capital sob a egide do modo 

de producao capitalista. Nos anos 70, apos um longo periodo de crescimento com 

protecao, os paises centrais, sob o comando dos EUA, anunciam ao mundo o 

surgimento de uma nova fase do desenvolvimento capitalista em que todas as nacoes, 

indistintamente, necessitam adequarem-se as novas transformacoes do cenario 

internacional atraves da abertura irrestrita de suas economias . 

Conforme observou FIORI: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 7 Ncslc sentido. FIORI obscrva que "com rclac2o ao comercio internacional o que podc-sc obscrvar c 

que clc vein crescendo a uma velocidade inferior a da "cpoca dc ouro do capitalismo" c com rclacSo 

ao sistema produtivo propriamcnlc dito, nlio sc podc falar dc jcilo alguin que j3 seja dc falo global c 

indifcrcntc do ponto dc vista dos scus cspagos dc localixac§o" (In. Poder c Dinheiro, 1997. pag. 90). 
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"Os fundamentos ideologicos desta restauracao 
liberal-conservadora resistiram a 'era keynesiana' e 
vencerain a batalha academica durante os anos 70. 
quando o liberalismo de Hayek e o monetarismo dc 
Milton Friedman foram premiados com o premio 
Nobel de economia de 1974 e 1976, respectivamente. 
Todas as vertentes convergiam em torno de um 
denominador comum: o ataque ao estado regulador e 
a defesa do retorno ao estado liberal idealizado pelos 
classicos. Os estados desenvolvimentistas foram 
transformados nos grandes responsaveis pela 
estagflacao dos anos 70 atribuida aos seus 
desequilibrios orcamentario provocados pelo 
crescimento do gasto publico e, em particular, do 
gasto social (In: Poder c Dinheiro, 1997, pag. 116). 

Em linhas gerais, pode-se argumentar que juntamente com o 

surgimento desta nova fase do desenvolvimento do capitalismo mundial, marcado 

pelo avanco do processo de globalizacao financeira, ocorre um movimento de 

reafirmacao da hegemonia norte-americana sobre o mundo e da recuperacao dos 

principios liberais atraves de um conjunto de reformas contidas no bojo do 

receituario neoliberal. 

No entanto, e importante ressaltar que estas transformacoes nao sao de 

forma alguma o resultado do avanco nalural das forcas do livre mercado, pelo 

contrario, o que os fatos demonstram e um processo teleguiado pelos interesses dos 

paises capitalistas mais avancados. 

Os paises subdesenvolvidos, por seu turno, aparecem como meros 

atores coadjuvantes, levados a reboque por um processo que tern contribuido para a 

perpetuacao das relacoes de poder em nivel internacional e, consequentemente, para 

a manutencao e proliferacao de um contingente universal de pessoas vivendo abaixo 

da linha da miseria. 

Isto pode ser comprovado atraves de um estudo realizado 

recentemente pela CEPAL, onde se constata que entre 1980 e 1994, periodo 

considerado o auge da afirmacao neoliberal em nivel mundial, a porcentagem de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme sera visto posteriormente, esse tipo de atitude e marcada por profundas conmidicoes, uma 

vez que o discurso na maioria das vezes e destoado da pratica 
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pobres pulou de 35 % para 39 % da populacao total e o numero de indigentes subiu 

de 9 % para 12 % no mesmo periodo (ROSSI. In: A Folha de Sao Paulo, 29/05/98). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A Consolidacao do Neoliberalismo 

Como marco inicial da afirmacao da hegemonia neoliberal em nivel 

mundial podem ser citadas as eleicoes Ronald Reagan nos Estados Unidos (1981) e 

Margareth Tatcher na Inglaterra (1979), uma vez que esses governos passaram a 

defender enfaticamente a necessidade de desregulacao das economias e a 

conseqiiente eliminacao das atribuicoes do Estado enquanto agente regulador do 

processo produtivo. 

Em linhas gerais, o ideario neoliberal defende o retorno a Teoria das 

Vantagens Comparativas Ricardianas atraves de uma Nova Divisao Internacional do 

Trabalho em que devem predominar, basicamente, os principios de desregulacao dos 

mercados, abertura comercial e financeira e reducao de tamanho e papel do Estado. 

GONIALVES argumenta que a ascencao do neoliberalismo no inicio 

da decada de 80 pode ser explicado pela revitalizacao das ideias liberais, decorrente 

da crise economica que atingiu os paises desenvolvidos na decada de 70; pelo fato da 

ineficacia do poder publico ser vista como resultado dos obstaculos estruturais, ou 

seja, naquele momento a intervencao governmental foi associada a rigidez e ao 

imobilismo e por fim, porque as ideias neoliberais tern um grande apelo pela sua 

funcionalidade e convergencia com os interesses de grupos dominantes (1994, pag. 

20). 

Alem dos motivos acima especificados, outros fatores contribuiram 

para a consolidacao do ideario neoliberal, como por exemplo o fim do socialismo 

real no leste europeu, a queda do regime comunista na antiga URSS a partir do final 

da decada de 80 e inicio dos anos 90 e a reunificacao da Alemanha. Este momento 

foi particularmente importante porque marcou a ruptura nao apenas de um paradigma 

alternativo ao neoliberalismo como tambem ao proprio modo de producao capitalista. 

Neste momento as transformacoes passam a ocorrer tambem no piano politico-ideologico. 
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Neste contexto, o neoliberalismo encontra o terreno propicio para sua 

consolidacao e propagacao, uma vez que representa o suporte teorico para a 

reafirmacao da hegemonia norte-americana via globalizacao financeira e tambem 

pelo fato de vislumbrar uma alternativa de solucao para a crise economica que 

assolava os paises centrais desde o inicio da decada de 70. 

No entanto, e importante destacar que o avanco das ideias neoliberais 

foram marcadas por profundas contradicoes uma vez que, ao contrario do que se 

esperava, os paises que se comprometeram com a adocao deste receituario tiveram 

um aumento nas atribuicoes e no papel do Estado na economia. 

Comparando o gasto publico como proporcao do PIB na media de 

1978-82, periodo que marca o inicio da hegemonia neoliberal, com a media do 

periodo 1991-95, para os paises que compoem o G-7 (sete paises mais ricos do 

mundo e que respondem por 80 % do PTB da OECD), se observa que houve aumento 

na participacao estatal na maioria dos paises, com excecao do Reino Unido. 

Aumentou nos Estados Unidos, Japao, Franca, Italia e Canada, ficando mais ou 

menos estavel na Alemanha. Na media do Gaipo, a relacao gasto publico/PIB 

aumentou de 36,3 % para 39,4 % (BATISTA JUNIOR. In: Revista Principios, 1998, 

pag. 11). 

Isto ocorre pelo fato destes paises perceberem que o fortalecimento do 

papel do Estado e condicao indispensavel para uma insercao mais ativa no cenario 

internacional, uma vez que toda a logica deste novo processo tern em sua origem um 

carater de concorrencia predatoria e de especulacao patrimonialista, as quais so 

podem ser contidas e reguladas mediante o fortalecimento, sob novas formas, dos 

mecanismos de protecao economica e social, e portanto, de intervencao dos Estados 

Nacionais, os quais continuam sendo a unidade decisoria fundamental no cenario 

mundial (TAVARES. In: Revista da ANPEC, n. 1, ago. 1997, pag. 14). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Os Impactos das Transformacoes na America Latina e no Brasil 

As economias latino-americanas, assim como grande parte dos paises 

perifericos, foram duramente atingidas pelas transformacoes ocorridas no cenario 
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internacional a partir do inicio dos anos 80. Em primeiro lugar, a decisao do Banco 

Central norte-americano de elevar suas taxas de juros internas teve um impacto 

significativo sobre a divida externa destes paises, que vinham de um longo processo 

de endividamento conseguido atraves da liquidez internacional proveniente da 

desregulagao financeira do chamado "euromercado". 

Como ja foi visto anteriormente, esta elevacao nas taxas de juros 

contribuiram para um refluxo do capital financeiro mundial em favor da economia 

norte-americana e tambem para a elevacao sistematica dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum da divida externa 

dos paises latino-americanos, uma vez que estas foram contraidas junto aos EUA em 

dolares e a taxas de juros flutuantes. Isto desembocou em um rompimento dos 

respectivos padroes de financiamento externo dos paises latino-americanos, jogando 

suas respectivas economias em um longo periodo de estagnacao . 

A partir desta crise de liquidez internacional que atingiu todo o 

continente no final da decada de 70 e que foi agravada pela moratoria mexicana de 

1982, os paises da America Latina, sob pressao dos grandes bancos norte-

americanos, passam a promover desvalorizacoes cambiais forcadas objetivando a 

producao de superavites comerciais necessarios ao cumprimento parcial dos servicos 

da divida externa (TAVARES e MELIN. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 59). 

Os impactos destas politicas nao poderiam ser mais desastrosos, uma 

vez que como resultado desta estrategia inicial dos credores e do FMI, os paises 

latino-americanos converteram-se em importantes exportadores liquidos de capital, 

repassando para o exterior, entre 1982 e 1991, US$ 195 bilhoes de dolares, quase o 

dobro, em valores atualizados, do que os Estados Unidos doaram a Europa Ocidental 

na esteira do Piano Marshall (BATISTA, 1994, pag. 115). 

No caso do Brasil, os impactos da crise da divida foram bastante 

significativos, pois durante toda a decada de 80 a economia brasileira manteve-se 

6 0 Vale ressallar que ate o inicio da decada de 80, ainda que pese o carater depcndcntista dc suas 

economias, os paises perifericos mantinham seus projetos de desenvolvimento atrelados ao 

crescimento dos paises centrais. Por exemplo, durante os anos 50 e 60 estas economias foram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T T I T-\ » i1< ~ i /->T"ti/ "1o c nolo tToncpo',1A^ o ^70^^ r l o r n r n n H o r amnroror m i i l t i n i ^ t n n o i f f~\ D r o n l />Anrom»n » 
l i i i p u i a i v s i i c i i w i o  p v / i c i U c i i l b i u i t i v;i L . IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 1 /  ,itm • uii.i i_Ki i n.iv_ . -i v_ 11 ipi v_.-w  i .-> iiiimiii(iv.iviiiiii.i. v_»  i.iii. - i n  vAiiiJv, g u i u . 

durante a decada de 70, financiar seu ultimo ciclo de substitaicao de importacoes atraves do credito 
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praticamente estagnada, contribuindo para o agravamento dos problemas de ordem 

economica e social. Conforme observou FAR! A: 

"A inflacao subiu de uma media de uns 30 % a 40 % 
ao ano na segunda metade da decada anterior para 30 
% a 40 % ao mes no final dos anos 80. Entre 1970 e 
1980. o PIBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita nacional exibiu crescimento 
de 81 % (6,1 % em media anual) e o contingente 
sujeito a "pobreza critica" diminuiu de 47 % da 
populacao para 25 %. Ja nos anos 80, o PIB per 

capita declinou 4 % (-0,4 % em media anual) e o 
pcrccntual de pessoas sujeitas a "pobreza critica" 
subiu para 27 % da populacao" (In: Revista 
Conjuntura Economica, julho de 1995, pag. 24). 

Alem destas implicacoes, observou-se durante o periodo uma 

diminuicao progressiva de autonomia para a execucao de politicas macroeconomicas, 

sobretudo as relacionadas ao setor externo. Em decorrencia da crise, o Estado 

brasileiro perdeu sua capacidade ordenadora atraves de quedas significativas nos 

investimentos estatais, aliado a condicoes dificeis de acesso das exportacoes 

brasileiras ao mercado dos paises desenvolvidos, o que trouxe como consequencia 

um aumento nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gap tecnologico, produtivo e financeiro em relacao a estes paises e 

uma perda de posicao do pais no cenario internacional. 

Isto mostra que as politicas de desregulacao dos mercados financeiros 

implementadas a partir do final dos anos 70 sob a egide da globalizacao financeira 

deixaram marcas profundas na economia brasileira e latino-americana durante a 

decada de 80. Neste periodo o pais e o restante da regiao foram marginalizados do 

mercado financeiro internacional, situacao que persistiu ate o inicio dos anos 90. 

No entanto a crise da divida externa marcou um periodo de transicao 

rumo ao alinhamento da economia latino-americana a onda liberalizante mundial, 

que tinha no ideario neoliberal, via "Consenso de Washington"61, o seu fio condutor. 

O esgotamento do antigo sistema de financiamento externo observado durante toda a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

complementaridade ilia des aparecer conipietamente e uar -ugar a um tipo uC re-acac aitaiiiente 

excludente. 
6 1 A expressao "Consenso de Washington" foi cunhada pelo economista John Williamson em 

novembro de 1989, para designar um conjunto de discussOes de politicas de ajustes de cunho 

liberalizante para os paises da America Latina 
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decada de 80, impos a necessidade de adocao, para a decada seguinte, de estrategias 

condizentes com as transformacoes no cenario internacional62. 

Neste momento, a partir do inicio da decada de 90, ocorre a 

universalizacao da revolucao neoliberal uma vez que sao incorporados no mundo das 

finangas globalizadas, os "mercados emergentes" do ex-mundo socialista e da 

America Latina. As premissas basicas para esta insercao sao a desregulacao e a 

abertura das economias nacionais, permitindo que a globalizacao financeira alcance 

uma dimensao territorial sem precedentes (FIORI. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 

91). 

Este movimento foi impulsionado pela retomada da capacidade de 

endividamento externo da America Latina, que desta vez beneficiou-se do aumento 

do fluxo de capital financeiro mundial, fruto da diminuicao das taxas de juros nos 

paises centrais63. Este capital era atraido pelos "mercados emergentes" atraves do 

elevado diferencial das taxas de juros internas relativamente as taxas internacionais. 

Sobre a natureza deste fluxo de capitais, BELLUZO observa que: 

"... o fator decisivo para esse influxo de capitais foi 
sem duvida a deflacao da riqueza mobiliaria e 
imobiliaria, observada nos paises desenvolvidos, 
entre o final dos anos 80 e os primeiros anos da 
decada de 90. Essa crise foi administrada por uma 
decidida acao de ultima instancia dos bancos centrais, 
que promoveram fortes reducoes das taxas de juros, 
sobretudo do Japao e nos Estados Unidos, com o 
proposito de facilitar a digestao dos desequilibrios 
patrimoniais e o alivio para as empresas, bancos e 
familias" (In: A Folha dc Sao Paulo, 2-8, 13/10/97). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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durante a decada de 80 e o Cliile desdc o golpe niilitar de 1973. 
6 3 Conforme constataram TAVARES e MELIN: "Quando os EUA baixam miilateralmente a taxa de 

juros para 4,5 % no mercado monetario de Nova Iorque, verifica-se uma aceleracao do crescimento e 

da globalizacao dos mercados futures de juros e de cambio. com a saida dos fundos de pensao norte-

americanos em busca dos chamados "mercados emergentes" da Asia c America Latina" (In: Poder c 

Dinheiro, 1997, pag. 61). 



Desta fase em diante, ocorre uma verdadeira corrida entre os paises 

perifericos no sentido de elevar suas respectivas taxas de juros com o intuito de atrair 

estes capitais e consequentemente financiar os servicos da divida. E isto implicou, 

como ja foi dito, em um avanco do processo de globalizacao financeira e, 

consequentemente, do neoliberalismo na America Latina trazendo, a exemplo do que 

ocorrera nos anos 80, varias conseqiiencias no ambito economic©, social, politico, 

cultural, etc. 

Para TAVARES e MELIN: 

"Sem dispor do raio de manobra dos NICs (New 
Industrialization Countries) orientais em fungao de 
sua insercao absoluta na esfera de influencia dos 
EUA - com quern adcmais, nao mantem (com a 
possivel excecao do Chile) as complementaridades e 
sinergias que caracterizam o espaco economico 
asiatico - a America Latina torna-se um exemplo 
nitido dos maleficios de uma insercao subordinada no 
processo de globalizacao, sofrendo perdas de 
competitividade, reversao de seu processo de 
industrializacao, exacerbacao das mazelas sociais e 
crcscentc depcndcncia dos fluxos de capital externo 
para evitar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA debacle cambial" (In: Poder e Dinheiro, 
1997, pag. 78). 

E isto ocorre principalmente devido ao elevado grau de 

vulnerabilidade a que fleam expostas estas economias, uma vez que seus respectivos 

processos de tomada de decisoes deslocam-se cada vez mais para o ambito externo, 

erodindo a capacidade interna de formulacao de politicas macroeconomicas. 

O Brasil seria um dos ultimos paises latino-americanos a inserir-se 

efetivamente no novo paradigma internacional. Isso correu principalmente a partir de 

1990, quando tem-se o inicio de um amplo programa de abertura da economia ao 

exterior atraves da execucao de politicas de liberalizacao financeira e comercial e de 

desregulacao cambial. A exemplo dos demais paises perifericos, o objetivo do Brasil 

era o de criar condicoes atrativas para o capital financeiro internacional atraves da 

adocao de medidas de cunho liberalizante, sob os auspicios do FMI e Banco 

Mundial. 
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Retornando ao que foi discutido nos capitulos 1 e 2, pode-se perceber 

que o inicio desta abertura comercial marcaria um periodo historico para a economia 

brasileira, uma vez que se consolida um processo que vinha sendo gestado desde 

1968. Porem, da forma como foi implementado representou uma total subordinacao 

aos interesses do capital financeiro e produtivo internacional, e consequentemente, 

um retorno ao alinhamento automatico com os EUA. 

Em nenhum outro momento da historia da politica externa brasileira, o 

pais se apresentou tao submisso e apatico frente as transformacoes no cenario 

internacional. A partir deste momento, se observa uma perda gradativa de autonomia 

e um aumento progressivo na vulnerabilidade externa da economia, uma vez que, 

como ja foi colocado, observou-se um deslocamento do centro de tomada de decisoes 

de dentro para fora. 

Alem da abertura da economia ao exterior, o pais passou a 

implementar, principalmente a partir de 1993, um conjunto de reformas mais amplas 

que tinham como objetivo final diminuir as atribuicoes e o tamanho do Estado64. 

Vale lembrar que estas reformas foram sempre orientadas dentro do receituario 

neoliberal e supervisionadas pelo FMI e Banco Mundial. 

No entanto, e importante chamar a atencao para o fato de que estas 

transformacoes pelas quais passou o pais nestes ultimos anos, ou seja, desde 1990 

para ca, nao contribuiram para dinamizar o crescimento economico interno, uma vez 

que estimativas indicam que o PIB Real Agregado brasileiro devera crescer menos, 

em termos acumulados, nos anos 90 do que cresceu durante os anos 

Em resumo, o processo de abertura comercial brasileiro tern em sua 

origem a crise da divida dos anos 80 e o consequente avanco da globalizacao 

financeira sob a egide da reafirmacao da hegemonia norte-americana e da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 4 Inicialmcnlc foram cncaminliadas proposlas dc allcracao conslitucional visando acabar com o fim 

do monopolio cstalal cm divcrsos nivcis c o l i i i i uii diicrciiciacac cnix c cmprcsa on .sue in. c cmprcsa 

brasileira de capital nacional. A proposta defendida pela cquipc economica previa ainda a aceleracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l i \ J j; i  v_i >_v,  i - >v> U V | '  i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i \  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 I  i  /  . l v , v ' v .  •> V> a v_n_. i l  ^  i  •  i n i  I I . I i t .  l y . l ^ i  v i , i  t t u i i o i i u i i .  a i  v_i v. f i  i i  i . i  l i  u M l  I n i  i . l .  j/ i v - v i v i v . i i v - i . i l  i i i .  

financeira e reformulagao da politica de comercio exterior. 
6 5 Para igualar o crescimento do PIB Real Agregado acumulado dos anos 80, o PIB nacional devera 

crescer, em media, 7,35 % nestes dois ultimos anos restantes para o final da decada de 90, ou seja, 

entre 1998 e 1999 (C£lculos prOprios). 

http://v_n_.il
http://v_iv.fi
http://iviv.iiv-i.il
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consolidacao do ideario neoliberal. Estas alteracdes no cenario internacional levaram 

as autoridades brasileiras, como ja foi colocado, a adocao de um amplo programa de 

reformas com o objetivo de buscar novamente a insercao do pais no circuito 

financeiro internacional e retomar a capacidade de financiamento da economia. 

As implicacoes deste tipo de atitude estao ainda em processo de 

formacao, mas uma analise preliminar permite observar claramente que este tipo de 

politica tern contribuido para reproduzir as antigas estruturas de poder economico 

tanto em nivel externo quanto interno. Percebe-se um processo de acirramento de 

contradicoes onde o favorecimento aos paises centrais, principalmente EUA, e aos 

grandes conglomerados financeiros tornou-se a regra. 

Conforme observou FIORI: 

"Enquanto isso, as "economias emergentes" latino-
americanas se arrastam prisioneiras de uma camisa de 
forca criada pela sobrevalorizacao de suas moedas e 
por suas restricoes externas que nao lhes deixam 
margem para crescer e criar emprcgos necessarios a 
legitimacao de suas autoridades frente aos seus 
cidadaos. Por todo o lado aumentam as diatonicas 
entre as riquezas dos paises e entre as rendas de suas 
populacoes" (In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 128). 

No proximo topico serao analisados os principios que nortearam a 

liberalizacao do setor agricola tanto em nivel mundial como regional, procurando 

enfatizar a participate do Brasil neste processo, bem como destacar seus avancos e 

retrocessos e tambem seus aspectos contraditorios e complementares. 

3.4 O Processo de Liberalizacao do Setor Agricola 

3.4.1 Abertura em Nivel Mundial 

Do que foi colocado ate aqui, pode-se constatar que a problematica 

que envolve as relacoes comerciais entre os paises origina-se juntamente com o 

proprio desenvolvimento do modo de producao capitalista. O avanco das forcas 

produtivas levou inicialmente a um processo de estreitamento dos lacos comerciais e 
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crediticios entre os paises europeus, estendendo-se posteriormente ao ambito 

produtivo e ampliando-se aos demais paises. 

Desde entao, conforme ficou demonstrado no capitulo I , estas relacoes 

alteraram-se profundamente e foram marcadas por varios pontos de inflexao, 

oscilando entre a abertura e o fechamento dos mercados conforme a orientacao dos 

paradigmas hegemonicos. Apos a Segunda Guerra Mundial o mundo vem 

acompanhando um processo de diminuicao das restricoes tarifarias no comercio 

internacional, uma vez que: 

"(...) entre 1947 e 1979, as restricoes tarifarias por parte dos 
paises industrializados cairam dc patamarcs bastante 
elevados, a quase zero: de 50 para 5% nos Estados Unidos e 
de 40 para 4% na Gra Bretanha; reduziram-se para 5,4% no 
Japao e para cifras muito proximas a essas nas outras nacoes 
industrializadas da Europa" (GALVAO, 1996, pag. 385). 

No entanto, esta iniciativa de liberalismo economico deve ser 

analisada com certas reservas, pois o periodo compreendido entre o pos-guerra ate o 

inicio da decada de 70 foi marcado pelo grande crescimento do mercado mundial 

puxado principalmente pelos EUA, Alemanha e Japao. Estes paises, apos 

consolidarem suas respectivas posicoes no cenario internacional atraves da 

manutencao de fortes esquemas protecionistas, passam a enxergar no livre comercio 

a oportunidade de ampliacao de seus mercados. 

Neste sentido, apos a Segunda Guerra Mundial, o crescente processo 

de industrializacao dos paises centrais e o consequente aumento do comercio 

internacional colocava a necessidade de agilizacao das relacoes comerciais entre os 

paises, o que desembocou no inicio de um processo de flexibilizacao das tarifas 

alfandegarias em nivel internacional. 

Porem, e importante ressaltar que este processo de liberalizacao 

economica nao se deu de forma linear entre os diferentes paises. Ocorreu de maneira 

lenta e gradual a partir de varias negociacoes nas rodadas do GATT (Acordo Geral 
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de Comercio e Tarifas) , apresentando inclusive varios aspectos contraditorios. Ao 

mesmo tempo em que caiam as barreiras tarifarias surgiam novas formas restritivas 

que representaram um retrocesso na tentativa de combater o protecionismo 

comercial. 

Os paises industrializados, principalmente entre os anos 70 e 80, 

criaram novas formas de protecionismo atraves das chamadas barreiras nao-

tarifarias67 que constituem formas mais sutis e mais veladas de discriminacao contra 

importacoes e, talvez ate por isso, mais eficazes (Ibid., pags. 385-386). 

Com o aumento expressivo das exportacoes de produtos 

manufaturados pelos paises do terceiro mundo, principalmente a partir da decada de 

70, o GATT, sob pressao dos paises industrializados, passa a se preocupar com um 

tipo de comercio que vise combater os efeitos adversos em alguns setores das 

economias centrais que se encontravam mais expostos a concorrencia externa (Ibid., 

pag. 387). 

Este neo-protecionismo, exercido com o consentimento do GATT, 

surgiu com o intuito de proteger os setores menos dinamicos das economias dos 

paises industrializados, o que acabou conflitando com os interesses comerciais dos 

paises subdesenvolvidos, pois os setores protegidos daqueles paises normalmente sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• •  •  * 6 8  * 

aqueles em que estes possuem maior competitividade . Alem disso, as barreiras nao-

tarifarias aplicadas aos paises subdesenvolvidos encontram-se em um patamar mais 

elevado do que aquelas praticadas entre os paises desenvolvidos, uma vez que 

representou 23 % do comercio daqueles paises em 1990 (GONIALVES et alii, 

1998, pag. 61). 

Dessa forma fica explicito que os acordos firmados sob orientacao do 

proprio GATT, que se propunha a aparar as arestas nos possiveis conflitos 

comerciais entre os diferentes paises, nada mais foram do que uma forma de manter 

o favorecimento as nacoes desenvolvidas em detrimento as demais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O GATT foi criado em 1947 e tinha as caracteristicas de um tratado no ambito da OIT 

(Internacional Trade Organization). 
6 7 Como por exemplo acordos de controle de exportacao, medidas antidumping, medidas 

compensatorias, cotas, barreiras tecnicas e sanitarias, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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economias, como por exemplo, texteis, calgados, ago, vestuario c sobretudo o setor agricola, etc. 

http://sv.ii.iivi.ia
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E isto e explicado pelo fato de que a propria criacao do GATT tern em 

sua origem o beneficiamento aos paises desenvolvidos, uma vez que este organismo 

surgiu a partir do descontentamento demonstrado pelos EUA quanto aos termos em 

que foram colocados a Carta de Havana no ambito da Organizacao Internacional do 

Comercio (OIC). 

Esta Carta, discutida e aprovada em uma conferencia mundial 

realizada em Havana em 1948, estabelecia que a OIC teria como objetivo promover 

o crescimento da renda real e da demanda efetiva em uma escala mundial; promover 

o desenvolvimento economico, particularmente dos paises nao-industrializados; 

garantir acesso em igualdade de termos a produtos e mercados para todos os paises, 

levando-se em conta as necessidades de se promover o desenvolvimento economico 

e; promover a reducao de tarifas e outras barreiras ao comercio, etc (Ibid., pag. 57). 

Dessa forma, muitas das clausulas contidas na Carta de Havana feriam 

os interesses norte-americanos, que defendiam uma reducao negociada de suas 

elevadas tarifas que vinham sendo implementadas desde a decada de 30. Esta 

relutancia norte-americana resultou no fortalecimento do GATT, que contemplava os 

seus interesses, e na frustracao dos demais acordos. 

Neste contexto, pode-se concluir que a nao-implementacao da carta de 

Havana e a nao-criacao da Organizacao Internacional do Comercio e a criacao do 

GATT representaram, como ja foi dito, um claro sinal de atendimento aos interesses 

dos paises industrializados69. 

Conforme observou LAFER: 

"Um exame do flincionamento do GATT mostra que 
as negociacoes se faziam, e se fazem, favorecendo os 
paises industrializados, grandes produtores e grandes 
consumidores dos itens transacionados no GATT. 
Delas nao se beneficiavam os paises 
subdesenvolvidos, que por nao serem nem grandes 
produtores nem grandes consumidores destes itens 
negociados no esquema multilateral do GATT, nao 
tinham, c nao tern,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus standi nas negociacoes, 
situacao que os condenava, por falta de poder dc 
barganha, a periferia institucional deste modelo, onde 
nao tinham condicoes reais para modificar a realidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As regras do GATT nunca foram implementadas rigidamente quando os interesses dos paises 

industrials avancados estavam em risco (GONCALVES et alii. 1997. pag. 63). 



de bissegmentacao" (In: A Crise da Ordem Mundial. 
1978, pag. 123). 

Nesse sentido, percebe-se que o modelo de liberalizacao pretendido 

pelos paises industrializados e profundamente contraditorio uma vez que estaria 

orientado exclusivamente para o aumento de seus respectivos potenciais 

exportadores. Para aquelas mercadorias que poderiam ser adquiridas no comercio 

internacional a precos inferiores do que no mercado interno as restricoes tarifarias 

seriam mantidas. 

Dessa forma, GALVAO chama a atencao para o fato de que: 

"Essa tendencia de os paises desenvolvidos colocarem 
restricoes crescentes as exportacoes de manufaturados do 
Terceiro Mundo pode ensejar o renascimento dc velhas 
praticas comerciais - hoje sabidamcnte inadequadas aos 
paises menos desenvolvidos - e que conduziram, no 
passado, a introversao e a politicas indiscriminadas de 
substituicao de importacdes" (1996, pag. 388). 

Assim fica caracterizado que o processo de abertura comercial ocorre 

de forma desequilibrada entre os paises. Existe uma pressao muito forte dos paises 

industrializados (principalmente Estados Unidos, paises da CEE e Japao) no sentido 

de que os demais paises realizem uma abertura comercial unilateral de suas 

respectivas economias enquanto que aqueles mesmos paises criam serias restricoes a 

importacoes de produtos provenientes de outros mercados. 

Portanto, e importante ressaltar o fato de que a politica de 

discriminacao implementada pelos paises industrializados e variavel para os diversos 

setores da economia. No caso dos produtos industrializados as restricoes tarifarias 

existem porem com uma maior flexibilidade70. O problema maior se encontra no 

setor agricola, uma vez que grande parte dos paises centrais mantem, historicamente, 

politicas de subsidios e de protecao as suas respectivas producoes internas. 

Isto fica evidenciado quando se sabe que "a maior parte da legislacao 

existente para regular o comercio da Comunidade Europeia diz respeito a agricultura 
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 3A de todos os recursos (sic) dos paises membros sao destinados aos agricultores" 

(Ibid., pag. 390). 

Segundo dados do proprio GATT, a Comunidade Europeia, o Japao e 

os Estados Unidos destinam anualmente cerca de 300 bilhoes de dolares, na forma de 

subsidios, a sua agricultura (Coutinho, citado por GALVAO, 1996, pag. 392). Isto 

tern desembocado em um aumento signilicativo de exportacoes subsidiadas de 

produtos agricolas destes paises desde os anos 70 para ca, o que tern contribuido para 

o inicio de um processo de erradicacao de determinadas producoes agricolas dos 

paises subdesenvolvidos (como por exemplo o trigo e o algodao brasileiro). 

O fato de que o setor agricola esteve praticamente alijado dos 

processos de discussoes do GATT ao longo de sua existencia e outro elemento que 

expoe o desinteresse dos paises industrializados pelas discussoes que envolvem a 

liberalizagao da agricultura. Somente no inicio da decada de 80 e que os Estados 

Unidos7 1, sem o apoio dos demais paises desenvolvidos, tomou a iniciativa de incluir 

a liberalizacao da agricultura na pauta de discussao. 

O objetivo norte-americano era o de criar normas mais rigorosas para 

controle dos subsidios as exportacoes e um codigo para a utilizacao de salvaguardas. 

Com isto ele tentava: 

"... abrir caminho para uma "reforma" do GATT (a 
inclusao de novos temas), usando como "isca" a 
inclusao de questoes que eram consideradas 
prioritarias para varios paises (agricultura e 
salvaguardas). A proposta, no entanto, nao foi bem 
recebida. A Comunidade Europeia (CE), 
particularmente a Franca, dcmonstrou pouco 
entusiasmo por esforcos de liberalizacao em meio a 
recessao mundial" (MARTONE e BRAGA. In: O 
Brasil, o GATT e a Rodada Uruguai, 1994, pag. 39). 

Esta iniciativa norte-americana se consolidou a partir da 8a Rodada de 

Negociacoes do GATT em 1986 realizada em Punta Del Este no Uruguai e que ficou 

conhecida como Rodada Uruguai. A agenda proposta para esta rodada possuia varios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Flcxibilidadc esta cxplicada pela maior compcti'iividadc dcslcs paises ncsie sclor. 
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pontos conflitantes nao apenas entre os EUA e demais paises europeus, como 

tambem entre os paises desenvolvidos e subdesenvolvidos. Alem das discussoes 

referentes a liberalizacao da agricultura, pretendia-se tambem regulamentar a 

liberalizacao do setor de servicos, a questao da propriedade intelectual, politicas de 

investimento que afetam o comercio, etc. 

A Rodada Uruguai surge no momento em que havia uma frustracao 

geral com relacao ao desempenho do GATT em sua funcao de viabilizar um sistema 

multilateral de comercio. Entre os paises subdesenvolvidos existia a percepcao dos 

limites de uma estrategia centrada no conceito de tratamento especial e diferenciado 

e a erosao das disciplinas do GATT em relacao a seus principais interesses 

comerciais. Para os paises desenvolvidos, a frustracao refletia a crenca de que muitos 

paises estavam agindo como "caronas" no sistema multilateral e que praticas 

desleais estavam proliferando (Ibid., pag. 39). 

Mesmo assim, pode-se perceber que os acordos firmados durante esta 

Rodada nao obtiveram o resultado esperado uma vez que grande parte dos paises 

industrializados mantiveram a utilizacao de medidas protecionistas, podendo-se 

inclusive classificar como fracassadas as tentativas de homogeneizacao das politicas 

agricolas em nivel mundial. Isto fica evidenciado, quando se sabe que entre 1980 e 

1990 as BNTs (barreiras nao-tarifarias) cresceram continuamente, sendo que em 

1990, 17,5 % do comercio mundial de todas as origens era coberto por medidas nao-

tarifarias (GONIALVES et alii, 1998, pag. 60). 

No que se refere aos paises em desenvolvimento, pode-se observar 

que o sistema de comercio orientado pela Rodada Uruguai nao contribuiu para 

eliminar ou ate mesmo atenuar as dificuldades frente as relacoes comerciais com os 

paises desenvolvidos, uma vez que, como ja foi colocado, as barreiras nao-tarifarias 

aplicadas por estes paises representaram 23 % do comercio dos paises em 

desenvolvimento em 1990. 

Estes paises, por suas caracteristicas primario-exportadoras, vem 

perdendo progressivamente importancia nos fluxos de comercio inclusive nos bens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Somente apos ter gerado. principalmente a partir da decada de 70, enormes excedentes de produtos 

agricolas e ter criado condicoes de uma insercao competitive no mercado agricola mundial. 
7 2 Incluindo os Estados Unidos da America. 
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que se especializaram. Neste contexto, tem-se observado um aprofundamento na 

brecha tecnologica entre a agricultura praticada, em media, na America Latina e a 

praticada na OCDE e EUA nesta ultima decada, devido a crescente mecanizacao, 

protecionismo e introducao de progresso tecnico que ocorreu nos paises 

desenvolvidos. Isto tern desembocado no fato de que a America Latina como um 

todo vem perdendo quota no mercado de produtos agropecuarios da OCDE 

(MEDEIROS. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 345). 

Conforme observaram ABREU e LOYO, 

"No caso da Comunidade Economica Europeia, a 
existencia da Politica Agricola Comum (PAC) e a 
Convencao de Lome sao importantes arranjos que contem 
dispositivos que impactam o comercio agricola dc produtos 
tempcrados e tropicals, respectivamente. Atraves do 
estabelecimento de direitos variaveis sobre importacoes e 
crescente nivel de auto-suficiencia agricola, a PAC isola o 
mercado europeu e impacta negativamente as exportacoes 
brasileiras" (1994, pag. 111). 

E desnecessario lembrar que isto desemboca em uma especie de 

concorrencia desleal pois a concessao de subsidios, utilizacao de protecao tarifaria e 

nao-tarifaria e regimes preferenciais permitem que as mercadorias produzidas pelos 

paises centrais sejam colocadas no mercado a precos inferiores do que as originarias 

dos demais paises. 

A Rodada Uruguai do GATT, que se estendeu entre os anos de 1986 e 

1994, foi uma das mais longas da historia deste organismo em funcao das 

complexidades e abrangencia dos assuntos discutidos. Apos o termino desta rodada 

foi divulgada na Ata Final da Rodada Uruguai de Negociacoes Multilaterais a 

criacao de uma Organizacao Mundial do Comercio (WTO - World Trade 

Organization)73 (GONQALVES et alii, 1998, pag. 60). 

No entanto, a criacao e fortalecimento da OMC nao vem contribuindo 

para eliminar ou ate mesmo atenuar as distorcoes nas relacoes comerciais entre os 

"A OMC e um desenvolvimento da estrutura organizacional do GATT de 1947, acrescida das 

conclusdes da Rodada Uruguai e estruturada para tratar de forma mais abrangente e rigorosa as 

questoes relatives ao comercio internacional a partir da agenda proposta pelos paises desenvolvidos, 

que e profundamente distinta dos fundamentos que levaram a assinatura da Carta de Havana, em 

1948" (GONCALVES et alii, 1998, pag. 63). 
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paises desenvolvidos e subdesenvolvidos, pelo contrario tern atuado como 

instrumento de fortalecimento das antigas discriminates. 

Conforme observou HOLLANDA FILHO: 

"Apesar das disposicoes da OMC, os paises 
desenvolvidos nao se mostram propensos a abandonar 
algumas medidas restritivas a importagao de certos 
produtos. Particularmente para produtos agricolas, 
industrializados ou nao, barreiras tarifarias e nao-
tarifaria continuam muito elevadas nos Estados 
Unidos, Europa e Japao. Barreiras nao-tarifarias 
camufladas em exigencias sanitarias, nao atingidas 
pelas regras da OMC, sao aquelas mais aplicadas 
pelos paises desenvolvidos aos produtoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura e 
aqueles de origem animal. Medidas anti-damping. 

tambem nao controladas pela OMC, continuam scndo 
abusivamente utilizadas" (In: Anais do II Encontro de 
Economia Politica, 1997, pag. 1877-1878). 

Enfim, o GATT e a OMC possuem em sua essentia o beneficiamento 

aos paises em desenvolvidos em detrimento dos demais, uma vez que foram criados 

a partir da preocupacao daqueles paises com seus respectivos fluxos de comercio 

internacional. Estes organismos, a exemplo do FMI e Banco Mundial, atuam no 

sentido de manter as velhas estruturas de poder em nivel mundial, onde os Estados 

Unidos aparecem como principal articulador desse processo. 

Mas o que interessa ser destacado, e que esta nova configuracao do 

comercio internacional, principalmente no que se refere ao setor agricola, iria afetar 

de forma significativa a economia brasileira. Isto ocorre pelo fato deste pais ser um 

dos principais exportadores de produtos agricolas dentre os paises do Terceiro 

Mundo e figurar entre os 10 maiores exportadores de alimentos do mundo 

(MARTONE e BRAGA. In: O Brasil, O GATT e a Rodada Uruguai, 1994, pag. 53). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.2 A Insercao do Brasil na Nova Ordem Internacional 

Como ja foi visto anteriormente, como resposta a esta nova 

configuracao do cenario internacional principalmente a partir do final dos anos 70, o 

Brasil juntamente com os demais paises latino-americanos passaram a incorporar 



98 

efetivamente a ideia de dar inicio aos seus respectivos processos de liberalizacao 

comercial. 

O esgotamento dos modelos anteriores de desenvolvimento e as 

modificacoes ocorridas no ambito externo levou paises, que como o Brasil, possuiam 

uma razoavel orientacao exportadora e um complexo parque industrial, a repensar 

suas politicas de insercao no cenario internacional. 

E importante ressaltar que quando se fala em alteracoes no cenario 

internacional refere-se principalmente a ocorrencia de dois fenomenos que ocorrem 

paralelamente e nao sao excludentes: a globalizacao, ja analisada anteriormente, e o 

"regional ismo aberto"74. 

Ao mesmo tempo em que ocorre uma "crescente interpenetracao nos 

mercados e internacionalizacao das economias, rebatendo no aumento mais 

acelerado de variaveis internacionais do que nacionais e na dinamica tecnologica 

entre os diversos centros industrials" (LEITE, 1996, pag. 113); assiste-se a uma 

"tendencia a formacao de blocos economicos regionais, que vem reduzindo a 

relevancia dos acordos comerciais multilaterais (PRADO, 1991, pag. 11). 

O ressurgimento dos mecanismos de integracao economica a nivel 

regional ou sub-regional foram revitalizados durante a decada de 80. Nesta epoca, 

como resposta as transformacoes no cenario mundial, tanto os paises desenvolvidos 

como os subdesenvolvidos passaram a assimilar a necessidade de criacao de acordos 

regionais. 

No entanto, a regionalizacao nao pode ser entendida como um aspecto 

contraditorio ao processo de globalizacao, pelo fato de ser um fenomeno que surge 

com o intuito de fortalecer os espacos economicos regionais com vistas ao 

enfrentamento da crescente internacionalizacao da economia mundial. 

E como ja foi visto, esta internacionalizacao tern sido marcada por 

profundas contradicoes, onde os paises que possuem um maior poder de barganha 

nao se expoem abertamente a concorrencia externa. Antes disso, se utilizam de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1AOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regionalismo aberto e um termo cunhado pela CEPAL para diferenciar o tipo de regionalismo 

praticado atualntente daquele praticado na decada de 50. Nesta epoca. os processos de integracao eram 

orientados para o fechamento de seus mercados frente a outros paises. 
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politicas que visem o fortalecimento dos setores internos de suas economias, como 

forma de garantir uma insercao mais competitiva no cenario internacional. 

Em linhas gerais, a regionalizacao e globalizacao podem ser 

observadas como sendo dois movimentos aparentemente opostos, mas 

interdependentes. Ao mesmo tempo em que o processo de globalizacao da economia 

mundial une todas as nacoes e regioes dentro de um movimento unico, ao mesmo 

tempo as nacoes, assim como as regioes veem-se obrigados a fortalecerem-se 

localmente para competir nessa economia mundial (SANTOS, 1994, pag. 53). 

E desnecessario lembrar que esses tipos de modificacoes no ambito 

externo passaram a preocupar os paises que possuiam uma vocacao exportadora e 

que mantinham politicas de comercial izacao multilateral em ambito mundial7 5. Isto 

ocorreu basicamente porque as nacoes com essas caracteristicas sentiam-se 

prejudicadas pelo fato de que na medida em que os processos de integracao 

colocavam grande enfase no protecionismo tarifario contribuiam para a geracao de 

significativos desvios de comercio76 entre os paises membros. 

Alem disso, na decada de 80, a ocorrencia de dois outros fatores iriam 

modificar drasticamente as relacdes produtivas e comerciais brasileiras e colocar a 

necessidade premente deste pais iniciar o processo de integracao regional. 

Os fatores seriam: (1) o avanco do protecionismo nos paises 

desenvolvidos, juntamente com a perda relativa de competitividade brasileira, com 

referenda aos NTCs (News Industrialization Countries) de economias mais dinamicas 

e mais agressivas da Asia; e (2) a desorganizacao da economia domestica brasileira, 

produto da crise da divida, das elevadas taxas de inflacao e do impasse provocado 

pela incapacidade dos governos de implementarem um planejamento consistente da 

economia nacional (PRADO, 1991, pag. 22). 

Neste contexto, depois de varias decadas de tentativas de integracao, 

que se inicia principalmente a partir da criacao da Associacao Latino-americana de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ Dessa forma, "com a percepcao do fracasso das tentativas de um amplo acordo multilateral, grupos 

de paises com similaridades decorrentes de caracteristicas regionais e interesses comuns tentaram 

fazer acordos regionais de integracao" (PRADO. 1991, pag. 21). 

<-/VV>ilC U W H U UVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V V ' I I I V I V I V ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V j U n i l U W Uin U W U H I I H I H H / | ( , I I A I I I I I I M I I . H H I I V | I I V . \..1in i i i->v_ i  n n > Ivlll U I I I 

processo de integragao, para cumprir os acordos internos, passa a substiruir os antigos parcciros 

comerciais por aqueles que fazcm parte do bloco. Porem. os produtos dos paises do bloco sao 

adquiridos a prccos supcriorcs do aqueles praticados cm outros paises. 
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Livre Comercio (ALALC) em 1960, o Brasil passa, principalmente a partir dos anos 

80, a colocar enfase no processo de integracao regional, desta vez com o intuito de 

fortalecer os acordos bilaterais capazes de estimular as relacoes comerciais. 

Esse tipo de estrategia revestia-se de importancia uma vez que a crise 

de desenvolvimento nos paises da America Latina (no caso Brasil e Argentina) e ao 

mesmo tempo a formacao de grandes espacos supranacionais em outras regioes do 

mundo (no caso o NAFTA), indicavam a necessidade de abertura das economias 

nacionais para o resto do mundo, o que acabou contribuindo para a queda nas 

barreiras ao intercambio bilateral (Ibid., pag. 23). 

Portanto e importante deixar claro que as tentativas de integracao 

regional na America Latina nao sao de forma alguma um processo recente, podendo 

ser observado inclusive no seculo passado a partir dos discursos do revolucionario 

Simon Bolivar 7 7 e de San Martin. No entanto, tanto a ideia de Bolivar quanto de 

Martin eram de formar uma unidade hispano-americana e nao latino-americana 

— — r . : : ~ . 

A primeira formulacao de uma concepcao de America Latina como 

situacao global, em que os elementos de reciprocidade de interesses superavam 

definitivamente os potenciais de conflitos surgiu com a CEPAL (Comissao 

Economica para America Latina e Caribe) durante a decada de 50, a partir de estudos 

do economista argentino Raul Prebish (JAGUARIBE. In: Questoes Criticas da 

Situacao Internacional, 1981, pag. 22). 

Neste momento, a CEPAL: 

"...defcndia uma revisao do conceito de conflito, do 
mito e da competicjio hegemonica, conduzindo para a 
ideia de uma cooperacao, que voltada para fora, 
aumentasse o poder global de negociacao da America 
Latina no mundo, c que, voltada para dentro, 
utilizasse os potenciais de complementaridade dos 
paises da regiao como mecanismos para seu 
desenvolvimento" (Ibid., pag. 22). 

7 7 Simon Bolivar foi um revolucionario venezuelano do seculo XVIII que defendia a integracao entre 

os paises da America Latina como forma de se defenderem da exploracao imprimida pelos paises 

europeus. 
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Como ja foi colocado anteriormente, a primeira iniciativa efetiva de 

integracao ocorreu a partir da criacao, sob orientacao da propria CEPAL, do 

Mercado Comum Latino Americano (ALALC) em 1960, que visava formar um 

processo de integracao economica no continente, nos moldes do Mercado Comum 

Europeu. Visando dar apoio a essas negociacoes, a secretaria executiva da CEPAL 

criou, a partir de 1957, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grupo de Trabalho de Mercado Regional Latino 

Americano. 

A CEPAL defendia tambem a ideia de que um processo de integracao 

entre os paises latino-americanos serviria como uma especie de politica de fomento 

as exportacoes industriais para o resto do mundo, uma vez que o modelo de 

substituigao de importagoes, aliado a politicas protecionistas excessivas, tinham 

abalado profundamente o nivel de competitividade desses paises. 

Inicialmente a ALALC mostrou um desempenho satisfatorio 

conseguindo reverter a tendencia declinante apresentado pelo comercio 

interregional. As exportacoes regionais quase dobraram entre os anos de 1961 e 

1964, passando de 490 para 835 milhoes de dolares (MONTOYA e GUILHOTO, 

1997, pag. 22). 

Apesar de seu relativo sucesso inicial este processo foi perdendo 

dinamismo78 a partir da decada de 70 e foi substituido pela Associagao Latino-

Americana de Integracao (ALADI), criada em 12 de agosto de 198079 e que permitia 

uma maior flexibilidade no sentido de manutencao de acordos bilaterais entre os 

paises. A ALADI continua no entanto sendo a mais importante associagao comercial 

da America Latina, embora o MERCOSUL e o Grupo Andino tenham apresentado 

um dinamismo superior em suas determinadas regioes de abrangencia. 

A A L A L C fracassou devido ao fato de nao contemplar em suas negociacoes as diferengas de 

desenvolvimento economico entre seus paises membros e tambem devido ao excesso de 

multilateral ismo. 
7 9 E importante destacar portanto que em 1969 foi criado o Pacto Andino, integrando Bolivia, 

Colombia, Chile, Equador, Peru e Venezuela e que tinha pretensoes menos ambiciosas. restringindo-

se a melhorar a cooperagao entre os paises da regiao andina. 
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3.4.3 A Formacao do M E R C O S U L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir de julho de 1986 o Brasil inicia uma serie de negociacoes 

com a Argentina com o objetivo final de formar o Mercado Comum do Cone Sul 

(MERCOSUL). Este acordo, firmado principalmente a partir de 1991 com a 

assinatura do Tratado de Assuncao, e que atualmente inclui Uruguai, Paraguai, 

a 80 r • • • • 

Chile e Bolivia, iria alterar significativamente o fluxo comercial entre seus paises 

membros, principalmente entre Brasil e Argentina, devido ao impacto economico 

crescente no comercio intraregional81. 

Desde sua criacao, o MERCOSUL vem crescendo significativamente 

em importancia tanto para seus componentes quanto aos demais paises latino-

americanos. Isto e comprovado pelo fato de que em 1993 a regiao latino-americana 

absorveu mais de 40% das exportacoes argentinas, quase 50% das paraguaias, 51% 

das uruguaias e 24% das brasileiras e em contrapartida, parte consideravel de suas 

exportacoes sao dirigidas ao MERCOSUL (CHALOULT e HILLCOAT, 1996, pag. 

3). 

Entre 1991 e 1994, as exportacoes totais intra MERCOSUL passaram 

de US$ 5.400 milhoes para US$ 12.851 milhoes, representando um aumento de 

138%. Para os produtos agropecuarios o incremento foi de 33 %, passando de US$ 

1.108 milhoes para US$ 1.469 milhoes. Alem disso, entre 1988 e 1994, o comercio 

total aumentou 302 % e para o conjunto de produtos agropecuarios a variacao foi de 

264 % (DAVID e NONNENBERG, Maio de 1997, pag. 1). 

Em resumo pode-se concluir que o processo de liberalizacao 

comercial agricola brasileiro ocorreu em varias etapas. Conforme ja foi visto 

anteriormente, a abertura comercial ja vinha sendo gestada no final da decada de 70, 

mas foi so a partir de 1989 que foram criadas as condicoes, tanto no ambito externo 

quanto interno, para a sua efetivacao. 

Em 1994 o Chile propos ao Mcrcosul unia forma cspccifica dc associacao para cnar um cspaco 

ampliado atraves da firmacao dc uin Acordo dc ComplcmcnlacSo Economica no marco da ALADI 

que permitissc acrcsccntar seu rclacionamento economico em um esquema 4 + 1 , buscando cfctivar 

uma zona de livre comercio cm um prazo de 10 anos. Depois dc dois anos dc negociacoes este Acordo 

foi subscrito cm junlio de 1996. 
8 1 Segundo MONTOYA c GUILHOTO, as exportacoes de cada pais, para os outros trcs, somadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n o c c o r a m r f ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T T C CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 hi l hf e c t *m  i o o n  T T C C m n Hi l l i &>c ,->.,-.  I O Q I P T T C C 1 « J k ; i u ; w < r ..-,-, 
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <c i i-if izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 1 1 1 1 viv, > i.i -r, i I M I I H H . , 1 tm izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J S \ J y a ia  uogi iu,u u u u wv s will V - y a ia  ooj i i-'.-r L > U > I V A ^ S win 

1995 (1996, p. 24). 
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Conforme DELGADO: 

"No caso do Brasil a reforma tarifaria de 1990, no governo 
Collor, reduziu as tarifas agro-industriais de 62% para 12% 
em 1994 (abaixo da aliquota media para os produtos 
industrials de 14%) e os produtos agricolaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura 
ficaram com tarifas uniformes de 10%, embora alguns 
produtos, como o feijao e o algodao, entre outros, as tarifas 
tenham sido zeradas" (1995, pag. 108). 

Entre 1988 e 1991 foram feitas varias tentativas de desregulamentacao 

dos mercados agricolas internos, atraves da desativacao de alguns instaimentos de 

politica setorial, em particular aqueles destinados as commodities, como cafe, trigo, 

cacau e cana de acucar (BUANAIN e REZENDE, 1994, pag. 23). No entanto, este 

processo de liberalizacao iria consolidar-se principalmente entre 1993 e 1994 com a 

aplicacao do Piano Real e do avanco das negociacoes no ambito do MERCOSUL. 

E importante ressaltar que o Brasil participou de todas as negociacoes 

no ambito do GATT, muito embora estas tenham apresentado efeitos praticos pouco 

significativos. A 8a e ultima Rodada foi uma das mais importantes para o pais pelo 

fato de ser incorporada as discussoes sobre as questoes relativas a agricultura, area na 

qual o pais e favoravel a um amplo processo de liberalizacao. 

Com a criacao do MERCOSUL, a partir de 1991, seriam praticamente 

eliminadas as tarifas de importacao dos produtos agricolas provenientes dos paises 

membros. E importante ressaltar que este segundo evento foi o mais importante em 

termos de alteracoes nas relacoes comerciais agricolas brasileiras, devido 

principalmente as caracteristicas agro-exportadoras dos paises componentes do 

bloco, principalmente Argentina e Brasil. 

Essa caracteristica e sentida quando se observa que do total das 

exportacoes agropecuarias latino-americanas em 1990, 53% provieram dos paises 

componentes do MERCOSUL, participando com 85% do total das exportacoes de 

carne. 93% de trigo, 99% de soja e 90% de cereais. A agroindustria representa 36% 

do PIB argentino e 11% do valor agregado da industria manufatureira brasileira 

(CHALOULT e HTLLCOAT, 1996, pag. 4). 
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A implantacao do Piano Real foi outro acontecimento que trouxe 

conseqiiencias significativas para os setores internos e externos da economia 

brasileira. Com a efetivacao deste Piano, principalmente a partir do inicio de 1994, a 

politica monetaria adotada pelo governo foi de carater restritivo impondo um limite 

de curto prazo sobre emprestimos para financiar exportacoes, exigencia de um 

deposito compulsorio de 100% sobre novas captacoes e um limite sobre a expansao 

da base monetaria. 

Neste contexto fazia-se necessario a manutencao de taxas de juros 

elevadas como forma de controlar as necessidades de financiamento externo via 

ingresso de capitais financeiros. Como medida complementer para desestimular os 

grandes influxos de capital que a alta taxa de juros poderia atrair: 

"... as autoridades fixaram os precos de venda do real igual 
a um dolar, ao mesmo tempo em que permitiram que o 
pre<?o de compra do Real se valorizasse de acordo com as 
forcas do mercado. Com os significativos influxos de 
capitais e os continuos superavits comerciais, a moeda 
realmente se valorizou. chegando a US$ 0.86 em setembro 
de 1994" (BAER, 1996, pag. 381). 

Dessa forma, fica caracterizado que a estabilizacao monetaria 

proporcionada pelo Piano Real se encontra ancorada na sobrevalorizaeao da moeda 

nacional em relacao ao dolar norte-americano, uma vez que este mecanismo, aliado a 

diminuicao nas tarifas de importacao protege a economia brasileira de eventuais 

pressoes nos precos internos. 

Este tipo de politica provocou alteracoes importantes no setor externo 

da economia brasileira, principalmente atraves do grande fluxo de importacoes que 

recebeu o pais a partir de 1994. Conforme observou MEDEIROS: 

"... no inicio da decada e sobretudo a partir de 1994, o 
coeficiente de penetragao das importacoes deu um forte 
salto. Segundo estudo baseado nos dados do IBGE 
desagregado para 40 setores, o coeficiente de penetragao 
de importagoes (importacoes sobre producao) na 
industria brasileira passou dc 4,3 verificado em 1989, 
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para 15.6 em 1996. A mudanca abrupta, no entanto. 
ocorreu entre 1994 (com um coeficiente de 10,2) para 
1996. Face a um aumento de mais de 50 % no 
coeficiente de importacoes ocorrido entre 1994 e 1996, o 
coeficiente de exportacoes passou de 13,7 registrado em 
1994 para 14,5 em 1996, um crescimento inferior a 6 % 
(In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 341). 

Pode-se perceber portanto que a estabilizacao monetaria e mantida as 

custas de prejuizos aos setores produtivos da economia nacional, uma vez que a 

sobrevalorizacao cambial inibe as exportacoes (pelo encarecimento dos produtos 

nacionais) e fomenta as importacoes (pelo barateamento dos produtos adquiridos no 

exterior). 

3.4.4 Impactos no Setor Agricola Nacional 

Do que foi discutido ate aqui, fica exposto que a abertura comercial e 

o consequente processo de integracao deixam amplas margens para questionamentos, 

sendo que as negociacoes para a efetivacao das reducoes tarifarias agricolas 

ocorreram em um espaco de tempo muito pequeno (menos de 10 anos) - no caso do 

MERCOSUL - trazendo prejuizos aos setores menos competitivos de certos paises. 

No caso do Brasil, a rapidez com que ocorreram as quedas nas tarifas 

alfandegarias, juntamente com os problemas historico-estruturais e conjunturais 

expos grande parte dos produtos agricolas nacionais a concorrencia predatoria dos 

produtos importados de outros paises. A experiencia de integracao europeia 

demonstrou que o fator tempo possui uma importancia fundamental no processo de 

integracao. 

Influenciado principalmente por fatores politicos82, concedeu-se ao 

MERCOSUL objetivos muito ambiciosos a serem alcancados em um prazo muito 

curto, o que levou os setores primarios e industrials dos respectivos paises a enfrentar 

serias dificuldades. 

Por exemplo, os produtores de graos, legumes e frutas temperadas no 

Brasil e os produtores do complexo acucar/alcool, cafe, fumo, suco de laranja e 

As negociacoes foram feita as pressas normalmente no final de mandatos presidenciais. 
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frutas tropicais argentinos estao muito ameacados e nao possuem o tempo necessario 

para o ajustamento face aos novos concorrentes e ao processo em curso. 

Como observou JANK, 

"A principal preocupacao na area agricola e a possibilidade 
de que a integracao gere, no curto prazo, impactos sociais 
negativos sobre algumas cadcias agro-industriais mais 
sensiveis. Muitas vezes. as assimetrias macroeconomicas 
(diferengas na tributacao sobre insumos, instabilidade no 
cambio) podem criar vantagens competitivas nao 
necessariamentc baseadas cm vantagens comparativas rcais. 
Estaria assim configurado um cenario pessimista de 
integracao. que. alem de produzir forte impacto social, seria 
disflincional em termos de racionalidade produtiva" (1992, 
Pag- !)• 

Passados alguns anos da entrada em vigor do MERCOSUL - 1994-

1998 - os dados comprovam que este processo de integracao apresentou um 

dinamismo significativo em termos de crescimento do valor e volume do comercio 

entre seus parceiros, muito embora tenha demonstrado algumas assimetrias entre 

seus dois principals paises membros, no caso Brasil e Argentina. 

A participacao do MERCOSUL no total das exportacoes argentinas 

pulou de 19 % em 1992 para 24,4 % em 1996. Neste mesmo periodo as exportacoes 

argentinas para o MERCOSUL aumentaram 240 % enquanto as importacoes 

elevaram-se a um patamar de 57,8 %. Para o Brasil, as exportacoes argentinas 

aumentaram 295 % entre 1992 e 1996 e as importacoes 58,18 % (INDEC: Direction 

de Estadisticas del Comercio Exterior). 

Em 1995, as exportacoes de produtos primarios e manufaturados de 

origem agropecuaria para o MERCOSUL responderam por 6,77 % e 5,82 % 

respectivamente do total das exportacoes argentinas. O Brasil foi responsavel pela 

importacao de 91 % do total exportado pela argentina de produtos primarios e 78 % 

de produtos manufaturados de origem agropecuaria (INDEC: Direction de 

Estadisticas del Comercio Exterior). 

Por outro lado, a participacao do MERCOSUL no total das 

exportacoes brasileiras representou 13,2 % em 1995, 13,53 % em 1996 e 15,60 % em 

1997. Em nivel desagregado, os produtos primarios representaram 4,27 % em 1996 e 
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3,81 % em 1997, os produtos semi-manufaturados 2,65 % em 1996 e 3,72 % em 

1997 e os manufaturados 24,78 % em 1996 e 27,92 % em 1997 (SISCOMEX. In: 

Ministerio das Relacoes Exteriores). 

Uma comparacao entre os dados relativos a Argentina e o Brasil 

demonstram que o MERCOSUL teve um impacto muito maior, em termos relativos, 

na economia argentina do que na brasileira. Em 1985 apenas 6 % das exportacoes 

argentinas eram destinadas ao Brasil, sendo que em 1995 este percentual aumentou 

para 35 %. Por outro lado, a Argentina, apesar de seu crescimento economico 

significativo dos ultimos anos, absorveu apenas 8,5 % do total exportado do Brasil 

em 1995 (MEDEIROS. In: Poder e Dinheiro, 1997, pag. 343). 

Alem disso, como ja foi visto acima, entre 1992 e 1996 as exportacoes 

argentinas para o Brasil cresceram 295 % e as importacoes aumentaram em um nivel 

bastante inferior, ou seja, 58,18 %. Alem do mais, enquanto a participacao do 

MERCOSUL nas exportacoes totais Argentinas em 1996 representaram 24,4 %, para 

o Brasil este percentual foi de apenas 13,53 %. 

No setor agropecuario tambem se observam distorcoes uma vez que o 

Brasil participa com 91 % do total das exportacoes argentinas de produtos primarios 

e 78 % das exportacoes de manufaturas de origem agropecuaria, o que confirma a 

tese de que o Brasil se tornou, nestes ultimos anos, um grande importador de 

produtos agricolas, principalmente argentinos. Por outro lado, percebe-se a 

importancia do MERCOSUL para a industria manufatureira brasileira, sendo que 

este setor contribuiu com 27,92 % do total das exportacoes para aquele bloco. 

O maior dinamismo agricola argentino no contexto do MERCOSLJL 

contribuiu para que aquele pais aumentasse em 60 % sua producao agricola nos 

ultimos cinco anos, ou seja, entre 1994 e 1998, ameacando a posicao brasileira de 

maior produtor agricola da parte sul do continente (CORREIO DO POVO, 23/07/98, 

pag. 21). 

Vale ressaltar que neste mesmo periodo a producao agricola brasileira 

ficou praticamente estagnada, o que permite concluir que o aumento da producao 

argentina possui uma relacao direta com a elevacao das exportacoes agricolas para o 

Brasil, uma vez que, como ja foi colocado, este ultimo pais se constitui no principal 

parceiro argentino no ambito do MERCOSUL. 
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Estes dados permitem concluir, ao menos preliminarmente, que a 

evolucao das relacSes comerciais no ambito do MERCOSUL estao confirmando as 

perspectivas de que este mercado podera beneficiar o setor industrial brasileiro em 

detrimento do setor agropecuario, trazendo impactos negativos no nivel da renda e do 

emprego na agricultura nacional. 

No que se refere aos acordos agricolas firmados junto ao GATT e a 

OMC, estimativas indicam que a reforma nao traria beneficios diretos e imediatos 

significativos para o Brasil. Os crescimentos das exportacoes brasileiras seriam 

restritos a acucar, came bovina, carne de aves e oleos vegetais, sendo o unico 

crescimento projetado expressivo de carnes de aves, da ordem de 17,8% (Fonseca, 

citado por LEMOS, 1996, pag. 242). 

Alguns estudos indicam que a liberalizacao dos mercados de graos, 

produtos animais e acucar poderia trazer ganhos cambiais liquidos para o Brasil 

favorecendo basicamente o setor exportador. Portanto, indicam tambem que o bem-

estar dos consumidores seria afetado negativamente (MARTONE e BRAGA. In: O 

Brasil, o GATT e a Rodada Uruguai). 

Neste ponto e importante destacar as cadeias agro-industriais 

brasileiras mais sensiveis e aquelas que apresentam um grau mais elevado de 

competitividade. No grupo composto por aqueles produtos em que o Brasil apresenta 

maior sensibilidade, ou seja, em que os volumes importados sao expressivos, podem 

ser agrupados o trigo, o algodao, o arroz, o soja e o milho. Por outro lado, o potencial 

agroexportador brasileiro esta centrado basicamente no cafe, no acucar, no complexo 

soja, sucos e nas carnes de suinos e aves (SEVERO, 1997, pags. 11-14). 

Neste contexto, algumas estimativas indicam tambem que, no caso de 

uma liberalizacao frente ao Primeiro Mundo, o acrescimo de receitas cambiais nas 

exportacoes brasileiras de acucar e carne bovina superariam os gastos com o 

aumento em importacoes de trigo (devido a precos mais altos) e com a queda nas 

exportacoes de soja (devido a contragao da demanda de racao para animais) 

(MARTONE e BRAGA. In: O Brasil, O GATT e a Rodada Uruguai, 1994, pag. 55). 

Neste ponto, e importante chamar a atencao para o fato de que estes 

ganhos cambiais podem vir acompanhados de fortes impactos negativos no nivel de 

emprego e renda no setor agricola. Isto podera ocorrer pelo fato de que na pratica nao 
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existe livre mobilidade de fatores, ou seja, as regioes que produzem soja e trigo nao 

podem abandonar estas producoes para dedicarem-se a cultura de cana-de-aciicar ou 

pecuaria, uma vez que possuem toda uma infra-estrutura montada e um contingente 

de mao-de-obra especializada para a realizacao de determinada pratica agricola. 

Alem do mais, as principals regioes produtoras de graos no pais, 

principalmente a regiao sul, nao apresentam condicoes edafo-climaticas apropriadas 

para o cultivo da cana-de-acucar e ate mesmo para a pratica da pecuaria, o que 

contribuiria ainda mais para inviabilizar a substituicao da producao de soja e trigo 

por estas culturas. 

Alguns impactos do processo de abertura comercial brasileira aliado a 

desregulamentacao dos mercados e dos cortes expressivos nos gastos publicos ja 

podem ser sentidos em alguns setores da economia. Por exemplo, o Brasil passou, a 

partir de 1993, a uma nova posicao de grande importador de cereais. 

A area plantada com trigo teve uma reducao de 40%, sendo que a 

producao domestica caiu de 6 milhoes de toneladas em 1987 para 3,8 milhoes de 

toneladas em 1992, enquanto as importacoes aumentaram no mesmo periodo de 2,8 

milhoes para 6,6 milhoes. No caso do algodao, o Brasil passou de quarto exportador 

mundial a segundo maior importador. Calcula-se que os estados produtores desses 

dois produtos tenham perdido cerca de 350 mil empregos na agricultura a partir de 

1992 (DELGADO, 1995, pag. 108; Jank, citado porLEMOS, 1996, pag. 244). 

Pode-se perceber no entanto, que o processo de abertura da economia 

brasileira ao exterior foi e esta sendo marcado por aspectos profundamente 

contraditorios. Do que foi colocado ate aqui, fica patente a falta de orientacao da 

politica externa nacional, uma vez que as medidas estao sendo tomadas de forma 

aleatoria, sem medir as implicacoes para determinados setores da economia interna. 

Os impactos negativos observados ate o momento indicam a 

necessidade de reorientar a politica comercial externa brasileira, no sentido de 

proteger a producao agricola domestica contra a concorrencia de exportacoes 

altamente subsidiadas. Os amplos programas de protecao a producao domestica dos 

paises desenvolvidos (atraves de subsidios diretos a producao e as exportacoes) 

refletem negativamente nas exportacoes brasileiras a outros mercados, alem de 

pressionarem para baixo o nivel de precos dos produtos agropecuarios nacionais. 
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No capitulo anterior, ficou demonstrado que as relacoes comerciais 

entre os paises sao marcadas por profundas contradicoes, onde os interesses dos 

paises desenvolvidos prevalecem em detrimento dos demais. Indicou-se tambem que 

o funcionamento dos sistemas multilaterais de comercio, no caso GATT e OMC, 

ficam prejudicados pelo fato de obedecerem uma hierarquia de poder. 

Isto faz com que a insercao no cenario internacional, daqueles paises 

que historicamente mantiveram-se marginalizados do processo de tomada de decisao 

em nivel mundial, ocorra em um ambiente extremamente desfavoravel. O caso do 

Brasil e um exemplo bastante ilustrativo desta situacao, uma vez que este pais 

praticou, como ja foi visto, uma abertura abrupta e unilateral, prejudicando os 

setores internos mais sensiveis de sua economia. 

No entanto, antes de partir para analise do impacto da abertura 

comercial sobre a vitivinicultura do Rio Grande do Sul e importante observar as 

caracteristicas deste setor em nivel mundial. Este tipo de observacao permitira 

estabelecer relacoes entre a vitivinicultura brasileira e sul-riograndense com aquela 

praticada nos paises da Europa e da America Latina, alem de proporcionar uma ideia 

preliminar sobre o grau de vulnerabilidade da producao interna. 

4.1 Um Breve Historico 

A historia do vinho e das videiras encontram-se ligados a mais remota 

antiguidade da mitologia oriental, especialmente a de Baco (filho de Zeus e Deus do 

Vinho). Espalhou-se da Asia para as terras banhadas pelos rios Tigres e Eufrates 

(Egito) e depois para os paises mediterraneos, principalmente Italia e Grecia. 

O vinho ocupa um lugar de destaque na literatura de todos os tempos. 

A lista de poetas que ao longo dos seculos inspiraram-se no vinho, como Virgilio por 

exemplo, deixaram uma real contribuicao para entender a sua historia. Encontram-se 

Historico obtido atraves da home page: http://www.chHevinos.cl/ 

http://www.chHevinos.cl/
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tambem informacoes sobre o cultivo da videira e a elaboracao do vinho na obra de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De re rustica, de COLUMELA, agronomo nascido em Cadiz no seculo T, que 

descreve todas as praticas viticolas que se realizam na atualidade, como por exemplo, 

trabalhos, plantacoes, enxerto, poda, etc., alem da propria vinificacao. 

Autores como o poeta Hesiodo, os historiadores Herodoto e 

Xenofontes e o geografo Estrabon, contribuiram para fornecer o exato conhecimento 

sobre a localizacao dos vinhedos na Antiguidade. Na Asia, encontravam-se sobre as 

margens do Golfo Persico, na Babilonia, na Asiria sobre as orlas dos mares Caspio, 

Negro e Egeu, na Siria e na Fenicia. A Palestina possuia uma gama de vinhos de 

grande reputacao que eram provenientes de plantas selecionadas e cultivadas 

segundo os metodos estabelecidos pela lei hebraica. 

A viticultura, ja florescente no Egito e na Asia, estendeu-se 

significativamente para a Europa. Instalou-se primeiro na Grecia, nas Ilhas de 

Lemos, Lesbos, Chios, Samos e Cos. Os vinhos produzidos nestes locais eram 

levados de navio pelos Fenicios para os portos mediterraneos, especialmente Roma, e 

eram vendidos a precos exorbitantes. Nao obstante, os vinhos italianos, como 

Mamertino, Falerno e outros, passaram a concorrer com os gregos e por extensao, 

ganhar importancia no mercado interno. 

Juntamente com os exercitos romanos, a viticultura penetrou em 

Galia, indo ate Rodano e Lyon, para depois alcancar Borgonha e chegar em Rhin e 

Bordeuax. Isto contribuiu para a generalizacao do consumo do vinho e tambem para 

a proliferacao do cultivo da videira por toda a Europa. Atualmente, esta cultura 

ocupa praticamente as mesmas regioes europeias daquela epoca, compreendendo os 

paises do Danubio. Contribuiu para isso o imperador Marco Aurelio Probo, que 

quando as contingencias de guerra permitiam, transformava suas legioes de 

guerreiros em viticultores. 

A queda do imperio romano e o periodo dificil que o sucedeu nao 

atingiram significativamente a viticultura da epoca. A Igreja tambem desempenhou 

um papel de destaque para o vinho, uma vez que o Concilio de Trento anexou esta 

bebida atraves da Eucaristia. O Bispo, dono da cidade, se converteu em viticultor e 

vendedor, com o objetivo de assegurar a producao do vinho necessario para abastecer 

a populacao e tambem para presentear os monarcas e altos personagens que 
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passavam pela cidade. Esta viticultura secular, florescente na Tdade Media, deu lugar 

a uma viticultura monastica. 

Os reis, duques e senhores feudais seguiram o exemplo dos religiosos 

e dos principes da Igreja e a vinha passou a fazer parte da vida dos castelos, 

contribuindo para assegurar o antigo prestigio do vinho. 

Com o desenvolvimento da burguesia, numerosos vinhedos das 

cercanias das cidades passaram para as maos dos burgueses. 0 comercio de vinhos 

beneficiava-se cada vez mais do aumento da demanda por parte dos Paises Baixos, 

Flandres e Tnglaterra, principalmente de vinhos provenientes do Porto, Madeira e 

Jerez, e de alguns outros vinhos mediterraneos e, principalmente, os Bourdeaux, 

Borgonha e mais tarde champanhas. 

Em 1579, quando os holandeses tornaram-se independentes, 

concentraram todos os esforcos para o comercio. Possuiam uma enorme e bem 

organizada frota maritima e realizavam estudos sistematicos sobre mercados. Nos 

tempos de Luis XIV compravam grandes quantidades de vinhos de baixo nivel e 

misturavam, adulteravam e revendiam obtendo grandes lucros. 

A partir da Alta Tdade Media, na Italia e na regiao de Rhin, mas 

sobretudo na Franca, tanto a viticultura quanto o comercio de vinhos exerceram uma 

sensivel influencia sobre o desenvolvimento dos municipios, o que levou o soberano 

a conceder certos direitos, franquias e privilegios aos produtores de vinho. 

Isto demonstra que a historia do vinho tambem esta ligada a 

acontecimentos politicos importantes. Por exemplo, entre os promotores da 

insurreicao francesa de 1789 encontravam-se certos individuos, negociantes de 

vinho, que aproveitando-se dos disturbios, esperavam obter a abolicao de certas taxas 

impopulares, que impediam a entrada de vinhos em Paris. 

Nos tempos do Renascimento, o mapa do vinhedo europeu coincidia 

aproximadamente com o atual. Com o processo de colonizacao e expansao do 

cristianismo a viticultura chegou aos paises do ultramar: America do Sul, Mexico, 

California (EUA), Africa do Sul e em alguns paises como a Argelia. Nesta ultima, 

como em todos os paises muculmanos, havia sido freada pelos preceitos do Al 
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Corao, que proibem o consumo de bebidas. No entanto, a Argelia situa-se atualmente 

entre os principals paises viticolas do mundo. 

Em resumo, este breve historico permite observar o surgimento e 

conformacao da vitivinicultura em nivel mundial. Inicialmente surge na Asia, para 

depois alastrar-se aos paises mediterraneos, chegando na Grecia, Italia, Franca, 

Portugal, Espanha e Alemanha. 

Na America Latina o cultivo da videira e a elaboracao do vinho foi 

trazida principalmente pelos espanhois, o que explica o grande desenvolvimento da 

vitivinicultura em paises como a Argentina e o Chile. No Brasil, como sera visto no 

proximo capitulo, esta cultura surge no seculo XVII , trazida pelos Portugueses e se 

expande a partir do final do seculo XIX, com a chegada dos imigrantes italianos. 

4.2 O Vinho no Mundo 

Conforme ficou demonstrado anteriormente, as grandes regioes 

vitivinicultoras mundiais encontram-se principalmente nos continentes Europeu, 

Asiatico e Americano. E nas zonas compreendidas entre os paralelos 30 e 50 no 

hemisferio norte (que inclui a Asia e Europa) e 20 e 40 no hemisferio sul (que inclui 

os paises da America Latina como Chile, Argentina e Brasil e America do Norte, que 

inclui os EUA) que a videira encontra as condigdes otimas para o seu cultivo 

(Instituto do Vinho e da Vinha - 1 W ) . 

O tamanho atual do mercado mundial de vinhos e estimado em 100 

bilhoes de dolares, com uma produgao entre 250 e 300 milhoes de hectolitros por 

ano, dependendo das condigoes climaticas, e o consumo alcanga aproximadamente 

os 230 milhoes de hectolitros por ano. O comercio internacional de vinho chega a 

uns 15 % da produgao com um valor de 8 bilhoes de dolares (Secretaria da 

Agricultura, Ganaderia, Pesca e Alimentation). 

A tabela 1 indica a superficie plantada com videiras e o total de vinho 

produzido em nivel mundial para o ano de 1994. No que se refere a area plantada, 

percebe-se um nitido predominio da Europa, seguido pela Asia. A America aparece 

em terceiro lugar, seguido da Africa e Oceania. 
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A evolugao da superficie plantada com videiras apresenta uma notavel 

diminuicao desde 1980, embora se observe um amortecimento desta queda a partir de 

1994. Vale ressaltar que na Europa esta queda e mais acentuada (Secretaria da 

Agricultura, Ganadeira, Pesca & Alimentation). 

Quanto a produgao de vinho, a situagao se altera um pouco uma vez 

que as Americas saltam para o segundo lugar, atras da Europa. A Asia aparece em 

terceiro, a Africa em quarto e a Oceania em quinto. Isto ocorre porque a Asia e um 

grande produtor de uvas de mesa para consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, e que consequentemente 

nao servem para serem vinificadas. 

TABELA 1 - Superficie plantada com videiras e total de vinho produzido no mundo 

- 1994 

Area/Producao Europa + CEI Americas Africa Asia Oceania Mundo 
Area Plantada (em mil ha) 5 452 777 350 1 363 74 8 016 

Produgao (em mil hectolitros) 189 784 44 477 9 992 5 208 6 279 255 740 

Participagao em % area 68,01 9,70 4,36 17,00 0,9 100 

Participagao em % produgao 74,2 17,39 3,9 2,03 2,45 100 

Fonte: Revista do Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV. 

A Europa participa ainda com 52 % da produgao mundial de uvas, 

sendo que 58 % para vinificagao. Isto significa que neste Continente, a maior parte 

da produgao de uva e para a produgao de vinho, sendo que nos EUA, Turquia e 

Hemisferio Sul uma grande porcentagem e para a produgao de uvas de mesa e passas 

(Ibid). 

A produgao total de uvas apresentou uma trajetoria de queda a partir 

de 1981/1985. Neste periodo a produgao era de 628.081.000 milhoes de quintais, 

passando para 543.523.000 milhoes de quintais em 1994 (Instituto Nacional de 

Vitivinicultura - INV). 

Apesar da superficie plantada com videiras ter se expandido apenas 13 

% entre 1950 e 1980, neste mesmo periodo a produgao mundial de vinhos aumentou 

cerca de 35zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %. De 1980 para ca a produgao mundial vem apresentando uma 

tendencia declinante ao longo do tempo (Ver tabela 2). Em 1982 observou-se uma 

produgao recorde de 37 bilhoes de litros, sendo que atualmente o total produzido 
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mundialmente encontra-se em torno de 26 bilhoes de litros (Secretaria da 

Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). 

TABELA 2 - Produgao mundial de vinhos (medias em bilhoes de litros) 

Periodos Produgao j 
1951-1955 21 

1971-1975 31 

1976-1980 33 

1981-1985 33 

1986-1990 29 

1991-1994 27 

Fonte: Revista del Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV. 

Os maiores produtores mundiais de vinho estao indicados na tabela 3. 

Atraves dela se pode perceber a supremacia europeia na produgao de vinhos, uma 

vez que Franga, Italia e Espanha (os tres maiores produtores mundiais) produziram 

juntos, em 1995, cerca de 13 bilhoes de litros, o que correspondeu a 53,38 % do total 

mundial de 24,64 bilhoes. 

No entanto, a produgao de vinhos na Europa tern sofrido variagoes 

significativas nos ultimos anos. Na Austria aumentou 42 %, na Franga 2,5 %, Suiga 3 

%, e nos paises da ex-Iugoslavia 50 %. A Espanha diminuiu sua produgao em 28 %, 

Grecia 9,7 % e Italia 4,8 % (Ibid). 

A tabela 3 destaca tambem a importancia da Argentina, uma vez que 

este pais tem-se situado entre o quarto e o quinto lugar entre os maiores produtores 

mundiais. Alem disso, mostra o crescimento significativo da produgao alema, que 

passou do nono lugar em 1990 para o sexto em 1995, e a perda de posigao de 

Portugal, que passou do setimo para o nono lugar entre 1990 e 1995. 

O Brasil aparece na decima sexta posigao em 1990, situagao que tern 

permanecido praticamente a mesma desde entao, indicando que a participagao 

brasileira na produgao mundial de vinhos e praticamente marginal. O Chile aparece 

em decimo quarto lugar em 1990, muito embora a produgao de vinhos neste pais vem 

apresentando um crescimento significativo nos ultimos anos.84 

O Chile e a Argentina serao estudados com mais detalhes posteriormente, quanto for estudado a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Ml U C l V i t V U \ S V i v i v v n i i i .  
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Em linhas gerais, pode-se constatar que a producao, o consumo e o 

comercio do vinho encontram-se principalmente na Europa. No entanto paises como 

os EUA, Chile, Argentina, Africa do Sul e Australia estao emergindo entre os 

principals paises produtores. 

No entanto, e importante ressaltar que, como sera visto, esta 

ocorrendo um processo de declinio da produgao mundial de vinhos, em particular 

nesta ultima decada. Isto pode ser explicado, entre outras coisas, pelo fato de que 

vem se verificando uma queda no consumo por parte dos paises produtores 

tradicionais de vinho. 

No que se refere a produgao de uvas de mesa pode-se constatar a 

supremacia da Turquia, que aparece em primeiro lugar na produgao mundial, embora 

seja apenas o quinto em area cultivada. Aparecem ainda como grandes produtores 

mundiais a Italia, Comunidade dos Estados Independentes (CEI), Chile, EUA, 

Espanha, Japao, Grecia, Argelia, Portugal, Iugoslavia, Marrocos, Romenia, Franga, 

Bulgaria, Africa do Sul, Ira, Afeganistao e India. Os paises onde a produgao evoluiu 

mais rapidamente nos ultimos quinze anos foram: Chile, dez vezes; Argelia, cinco 

vezes, e Marrocos, duas vezes e meia (Situation et Statistiques du Secteur 

Vitivinicole Mondial en 1990, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 96). 

A produgao mundial de uvas de mesa gira ao redor de 13 milhoes de 

toneladas, sendo que a Turquia, Italia, Chile e EUA, participant com 50 % deste 

mercado. Este produto possui um consumo domestico importante e o comercio 

mundial e de algo em torno de 15 % do total da produgao. O Chile aparece como 

principal exportador mundial (Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & 

Alimentacion). 

E importante destacar, de que ao contrario do que ocorre com o vinho, 

a diminuigao na produgao de uvas de mesa e menos intensa, em fungao do aumento 

da produtividade por hectare. Os paises que apresentam as maiores perspectivas de 

crescimento sao Argentina e Chile (Ibid.). 
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TABELA 3 - Principals paises produtores de vinho em nivel mundial 

(em milhoes de litros) 

Paises 

Produgao de Vinho 

Paises 
1990 1995 

Paises 

Ordem Produgao Ordem Produgao 

Franga 1° 6.553 2° 5.561 

Italia 2° 5.900 1° 5.629 

Espanha 3° 4.038 3° 1.964 

Argentina 4° 2.025 5° 1.644 

CEI 5°* 1.798 70** 817 

EUA 6° 1.600 40 1.654 

Portugal 7° 1.137 90 713 

Africa do Sul 8° 899 8° 755 

Alemanha 9° 851 6° 1.105 

Romenia 10° 590 10° 672 

Hungria 11° 547 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Australia - - 11° 503 

Chile 14° 398 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Brasil 16° 311 - -
Fonte: Para 1990: OIV - Situation et Statistiques du Secteur Vitivinicole Mondial em 1990, citado 

por LAPOLLI et alii. 1995. pag. 95. 

Para 1995: I W - Instituto da Vinha e do Vinho. 

* Amiga URSS. 

**Produgao de dez paises da ex-URSS. 

Quanto a produgao de uvas-passa, aparece como principal produtor os 

EUA (principalmente no estado da California), seguido pela Turquia e a Grecia. 

Outros paises com producao importante sao Australia, Ira, Afeganistao, Africa do 

Sul e Chile (LAPOLLI et alii, pag. 97). 

A Turquia, EUA, Grecia, Australia, Africa de Sul e Ira participant, em 

conjunto, com 90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  da produgao mundial de uvas-passa, em um mercado que gira 

em torno de um milhao de toneladas. O comercio mundial deste produto e de uns 50 

% do total da produgao (Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & 

Alimentation). 



118 

4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Com port anient o do Consumo 

O consumo mundial de vinhos cresceu 33 % nos ultimos trinta anos 

(1950-1980). A partir de 1980, a exemplo do que ocorrera com a produgao, vem 

apresentando uma trajetoria declinante (Ver tabela 4). No entanto, em 1990 foram 

consumidos cerca de 24 bilhoes de litros em todo o mundo (LAPOLLI et alii, 1995, 

pag. 97). 

TABELA 4 - Medias quinqiienais de consumo mundial de vinho 

Periodos Media em bilhoes de litros 

1956-1960 18,9 

1961-1965 21,8 

1971-1975 28,0 

1976-1980 28,6 

1981-1985 28,2 

1986-1990 23,8 

1991-1994 22,5 

Fonte: Revista del Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV. 

Os maiores mercados nacionais consumidores de vinho em ordem 

decrescente sao: Franga, que consumiu em 1994 3,666 milhoes de litros; Italia, que 

consumiu 3,586 milhoes; os EUA 1,750 milhoes; a Espanha 1,456 milhoes; a 

Argentina 1,441 milhoes; etc... Pode-se observar, no entanto, que os grandes 

mercados nacionais nao correspondem, necessariamente, as grandes regioes 

produtoras (Instituto Nacional de Vitivinicultura). 

O consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de vinho ao longo do tempo para os principals 

paises pode ser observado atraves da tabela 5. Os dados desta tabela reforgam o 

argumento de que, via de regra, os paises que mais consomem vinho nao sao os que 

mais produzem. Neste caso merecem ser destacados Luxemburgo e Suiga, que nem 

sequer aparecem nas estatisticas sobre produgao, e no entanto sao grandes mercados 

consumidores, situando-se no quarto e sexto lugar respectivamente no ranking de 

1995. 
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Outra observacao que pode ser feita e no sentido de que houve, entre 

1950 e 1995, uma queda significativa no consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de importantes paises. 

Merecem ser destacados a Franca, que passou de um consumo de 109 litros em 1950 

para um consumo de 63,50 litros em 1995; a Italia que passou de 83 para 60,4 litros; 

Portugal de 99 para 58,40 litros; a Argentina de 70 litros para 43,80 litros; e o Chile 

de 60 para 21,70 litros. Desde os anos 60, houve uma queda em torno de 40 a 55 % 

no consumo mundial de vinhos (Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & 

Alimentation). 

Por outro lado, alguns paises estao incrementando o consumo total de 

vinhos, como e o caso da Inglaterra, Africa do Sul (que aumentou seu consumo em 

19,3 % entre 1989 e 1995), Nova Zelandia (que aumentou suas importacoes em 1995 

em 2,7 % ) , Hungria, Grecia e Luxemburgo) (Ibid.). 

Nota-se tambem que o Brasil nao figura entre os grandes 

consumidores de vinho em nivel mundial, uma vez que o consumo per capita neste 

pais foi de apenas 1,51 litros em 1995. O consumo concentra-se principalmente nos 

estados do Rio Grande do Sul (3,52 litros), Sao Paulo (2,55 litros) e Parana (2,36 

litros) (Uniao Brasileira de Vitivinicultura - UVIBRA). 

Entre as causas da queda do consumo de vinho ao longo dos anos 

encontram-se: as crises economicas que afetaram o poder aquisitivo da populacao 

mundial; alta carga impositiva incidente; modificacao de habitos alimentares 

associados a crescente urbanizacao da populacao e com a difusao de habitos de 

condicionamento fisico e alimentacao natural; e campanhas antialcoolicas (Situation 

et Statistiques du Secteur Vitivinicole Mondial em 1990; Comunidades Europeias -

Comissao, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 99). 

No caso do Brasil, o baixo consumo pode ser explicado pelo baixo 

poder aquisitivo da populacao; pela dificuldade da venda do produto em quantidades 

fracionadas, como copos, ou pequenos recipientes; e as condicoes climaticas 

tropicais, dominantes sobre grande parte do territorio (Cabirol, citado por LAPOLLI 

et alii, 1995, pag. 99). 
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TABELA 5 - Evolucao do consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de vinho para os principals paises 

(em litros) 

Anos 
Paises/Ranking 1995 1950 1965 i 1990 1993 1994 i 1995 

1 Franca 109,0 117,0 73,40 63,50 62.50 63,50 

2 Italia 83,00 109 70,8 58.80 58,50 60,40 

3 Portugal 99,00 109,0 50,00 56,00 57,00 58,40 

4 Luxemburgo 25,00 30,00 58,20 60,30 60,50 58,20 

5 Argentina 70,00 86,00 54,40 44,40 43,20 43,80 

6 Suica 48,00 38,00 47,4 46,00 44,30 43,60 

7 Espanha 47,00 63,00 46,90 34,10 32.20 36,30 

8 Hungria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 31,80 33,10 34,70 

9 Grecia - - - 35,20 33,80 34,50 

10 Austria 17,00 30,00 35,50 34,30 32,80 32,00 

11 Uruguai - - - 27,00 32,10 30,80 

12 Dinamarca - - - 25,19 26,21 27,60 

13 Romenia - - 26,0 19,10 18,80 25,30 

14 Belgica - - - 25,60 24,00 25,00 

15 Alemanha - - - 22,60 22,60 22,20 

17 Chile 60,00 57,00 29,50 20,30 21,40 21,70 

Brasil - - 1,38 1,88 1,78 1,51 
Fontc: Para 1993, 1994 c 1995: Winclnstitutc. 

Para 1990: Situation e Statisticjues du Secteur Vitivinicole Mondial en 1990, citado 
por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 98. 

Para 1950 e 1965: Comunidades Europeias - Comissao, citado por LAPOLLI et alii, 
1995, pag. 98. 

No que se refere ao consumo de suco de uva, pode-se constatar que os 

principals mercados nacionais no ano de 1992 foram: a Espanha, que consumiu a 

quantia de 162 milhoes de litros; a Alemanha 91 milhoes de litros; a Italia 60 milhoes 

de litros; a Franga, 39 milhoes de litros; o Reino Unido 14 milhoes de litros; e a 

Suiga 13 milhoes de litros (Revista del Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV, 

margo de 1996, pag. 4). 

Os principais mercados de uvas de mesa e uvas-passa sao indicadas na 

tabela 6. Ela mostra a grande importancia do mercado norte-americano tanto no 

consumo de uvas de mesa, quanto no consumo de uvas-passa. Mostra tambem que o 

Brasil se destaca como grande mercado mundial de uvas de mesa. 
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TABELA 6 - Principals mercados consumidores de uvas de mesa e uvas-passa em 

1993 

Mercados Mundiais de Uvas de Mesa Mercados Nacionais de Uvas-passa 
Paises Em Quintais metricos Paises Em Quintais metricos 

Turquia 9.210.000 EUA 1980.000 

EUA 8.299.000 Turquia 850.000 

Alemanha 2.929.792 Alemanha 644.569 

Japao 2.472.762 Reino Unido 539.345 

Espanha 2.458.444 Japao 291.221 

Franca 2.390.320 Franca 196.360 

Marrocos 1.851.000 Grecia 80.000 

Brasil* 3.467.992 Brasil* 143.186 

Fonte: Revista do Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV. 
* Dados de 1994. 

Entre 1988 e 1994 a Franca diminuiu seu consumo de uvas de mesa 

em 16,5 %, a Romenia 38,5 %, a Republica Tcheca 11,5 %, sendo que a Grecia e a 

Tunisia aumentaram seu consumo em 12,6 % e 25 %, respectivamente. Quanto as 

uvas-passa, se observa uma evolucao pouco significativa no setor, ainda que a Africa 

do Sul tenha duplicado seu consumo em 1994 com relacao a 1993 (Revista del 

Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV, marco de 1996, pag. 05). Conforme ja 

foi colocado, o comercio mundial de uvas de mesa e de uvas-passa representam 15 % 

e 50 % do total produzido, respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Caracteristicas do Comercio Internacional 

No que diz respeito ao comercio internacional de vinhos, Cabirol 

afirma que este: 

"... representa cerca de cinco bilhoes de litros (50 milhoes 
de hectolitros na media quinquenal 1981-1985), em torno 
de 15 % da producao mundial. Destaca-se neste mercado 
a presenca de vinhos finos, equivalente a 39 % do volume 
das exportacoes em 1988, o que em valor significa uma 
parcela bem maior do que a dos vinhos de consumo 
corrente" (Citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 101). 
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Outras informacoes indicam que o volume do comercio mundial de 

vinhos representou em media 15 % da produgao durante os ultimos 20 anos, com um 

minimo de 4 bilhoes de litros em 1974 e um maximo de 5,37 bilhoes de litros em 

1985. Desde 1985 os volumes giram em torno de 4,5 bilhoes de litros (Secretaria da 

Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). 

O comercio mundial e liderado pela Uniao Europeia com uma 

participagao no mercado de 91 % em valor e de 90 % em volume. O comercio 

intracomunitario alcanga 80 % do comercio mundial. A Franga e a Italia possuem 

uma posigao de lideranga, com a Franga exportando principalmente vinhos finos e a 

Italia vinhos de mesa. No entanto, paises como Australia, Chile e os EUA, vem 

incrementando significativamente suas respectivas exportagoes de vinhos durante a 

ultima decada, chegando a alcangar as primeiras 10 posigoes no ranking dos maiores 

exportadores (Ibid). 

Em 1988, a Europa foi responsavel por 95 % das exportacoes totais e 

86 % das importacoes totais (LAPOLLI et alii, 1995, pag. 101). Em 1995 a Uniao 

Europeia aumentou consideravelmente suas importacoes de vinhos provenientes de 

terceiros paises, com destaque para a Alemanha e Espanha (Secretaria da 

Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). Atraves da tabela 7, pode-se ter uma 

ideia da posigao de cada pais no comercio internacional. O Brasil foi colocado 

apenas em carater ilustrativo, uma vez que este pais nao se notabiliza como grande 

exportador ou importador. 

Na ultima decada os exportadores europeus incrementaram suas 

respectivas participagoes no mercado internacional do vinho de 66 % para 85 %. No 

mesmo periodo o mercado cresceu 65 % em valor. A Alemanha e o unico pais 

europeu que perdeu participagao no mercado. Na ultima decada os paises do Leste 

Europeu passaram de uma participagao no mercado de 12,9 % para 2,6 %, em 

conseqiiencia do colapso dos mercados do Comecon (Secretaria da Agricultura, 

Ganaderia, Pesca & Alimentation). 

Em termos globais, se observa um aumento das exportagoes de vinho 

desde 1993, passando de 48 % do total produzido neste ano para 54 % em 1995. Vale 

ressaltar que este aumento ocorreu devido ao incremento das exportagoes dos paises 

do Hemisferio Sul e as mas colheitas da Uniao Europeia. Paises como Australia, 
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Nova Zelandia, Africa do Sul e india apresentam boas perspectivas para o comercio 

de vinhos (Ibid). 

TABELA 7 - Principals paises exportadores e importadores de vinho em 1994 

Exportagoes Importagoes 
Paises Milhoes de Litros Paises Milhoes de Litros 
Italia 1,658 Alemanha 986 

Franga 1,110 Reino Unido 733 

Espanha 775 Franga 652 

Alemanha 289 EUA 262 

Portugal 186 Paises Baixos 232 

Australia 185 Belgica/Luxembur 222 

Moldavia 162 Suiga 175 

Bulgaria 132 Canada 155 

Chile 118 Dinamarca 118 

EUA 118 Portugal 95 

Hungria 102 Japao 90 

Brasil 15 Brasil 23 

Fonte: Revista del Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV, marco de 1996, pag. 22-23. 

A Franga e o segundo exportador em volume e o primeiro em valor, 

sendo que detem 47 % do valor das exportagoes mundiais, sendo seu prego por 

unidade o maior do mundo. Do total das exportagoes 30 % correspondem a 

Champagne. A Italia e o maior exportador mundial em volume com uma participagao 

no mercado de 28 %, correspondendo em sua maioria a vinhos de mesa (Ibid). 

As importagoes de vinhos se concentram em 20 paises desenvolvidos 

que alcangam 18 % do volume total e 85 % das importagoes em valor. Os tres 

principals importadores em termos de valor sao: Reino Unido, Alemanha e os EUA, 

com a Alemanha como maior importador em volume e os EUA o maior importador 

em valor (Ibid). 

Em relagao as exportagoes de uvas de mesa, se pode constatar que 

estas apresentam uma tendencia de crescimento, sendo que o maior exportador e a 

Italia, com destaque para o crescimento das exportagoes chilenas e norte-americanas. 

O Chile exportou 167.000 quintais em 1971/1975, passando para 4.533.000 quintais 

em 1994 e os EUA duplicaram suas exportagoes entre 1981/85 e 1993. O Brasil por 
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sua vez, exportou 71.000 quintais em 1994 (Revista del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura - INV). 

O principal exportador de uvas-passa sao: Estados Unidos, seguido 

pela Turquia, Grecia, Afeganistao, Australia e Ira. Nota-se tambem um aumento 

significativo nas exportacoes do Chile e da Africa do Sul. Os principais importadores 

sao: Reino Unido, seguido de longe pela Alemanha, URSS, EUA, Japao, Canada e 

Franga (Situation et Statistiques du Secteur Vitivinicole Mondial em 1990, citado por 

LAPOLLI et alii, 1995, pag. 102). 

4.5 Caracteristicas da Vitivinicultura na Comunidade Economica Europeia 

Conforme ja ficou demonstrado ate aqui, a Comunidade Economica 

Europeia e de longe o principal centro vitivinicultor mundial, uma vez que entre seus 

doze-estados membros encontram-se os principais paises produtores e consumidores 

mundiais. 

Isto pode ser confirmado quando se sabe que em 1990, a produgao 

vinicola da CEE foi de 20 bilhoes de litros, representando 60 % da produgao 

mundial. Alem disso, a Comunidade possui cerca de 46 % da superficie plantada 

com vinhedos no mundo; cerca de 46 % da produgao mundial de uvas; 4,10 milhoes 

de hectares de vinhedos, que representam mais de 5 % da superficie agricola da 

comunidade. A vitivinicultura representa ainda cerca de 6 % do produto bruto 

comercializavel da agricultura comunitaria; as horas de trabalho anual correspondem 

ao emprego em tempo integral de cerca de 1 milhao de trabalhadores, ou seja, mais 

de 10 % da populagao agricola total da comunidade; e existiam, na Comunidade sem 

Espanha e Portugal, cerca de dois milhoes de exploragoes viticolas (Comunidades 

Europeias - Comissao, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 103). 

No que se refere a produgao viticola, observa-se que existem na 

Comunidade perto de 2,5 milhoes de propriedades que cultivam a videira, num total 

de 9,8 milhoes de propriedades agricolas. Existem ainda um grande numero de 

adegas cooperativas: na Franga, 42 % da produgao do vinho e fornecida por 1.160 

adegas cooperativas, que contam com 265.000 socios; na Italia, existem 900 adegas 
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cooperativas, com 300.000 socios e na Espanha existem 912 adegas cooperativas, 

com 200.000 socios (Ibid., pag. 104). 

Os dados para o mercado mundial tambem corroboram a importancia 

da Comunidade Economica Europeia. Entre 1985 e 1986 foram consumidos 3,2 

bilhoes de litros, ou seja, 48 % do total mundial. O consumo medio de vinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per 

capita na CEE, foi de 40 litros por ano na ultima decada, ocupando o quarto lugar 

entre as bebidas (Ibid., Ibidem). 

No entanto, e importante destacar que a Vitivinicultura na 

Comunidade Europeia passa por uma fase de reconversao, em decorrencia dos 

problemas de excedentes cronicos na produgao de vinhos, principalmente apos a 

adesao de Portugal e Espanha em 1986. Atualmente existe um desequilibrio entre a 

oferta e demanda de produtos vinicolas, o que representa um grande desafio a ser 

enfrentado pelo processo de integragao. 

A seguir, sera analisado separadamente as caracteristicas da 

vitivinicultura de cada um dos principais paises produtores da Comunidade 

Economica Europeia. 

4.5.1 Franca 

A Franga possui uma localizagao geografica privilegiada para o 

cultivo de uvas destinadas a produgao de vinhos finos. As areas destinadas ao 

cultivo, algo em torno de 900.000 hectares em 1994, possuem uma latitude entre 42 e 

50 graus, localizadas relativamente proximas ao oceano e mediterraneo 

Entre as variedades de uvas cultivadas em solo frances estao: 

Carignan, Grenache, Merlot, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Ugni Blanc, 

Chardonnay, Semilon, Grenache blanc e Sauvignon blanc. 

Como ja foi constatado atraves da observagao anterior dos dados sobre 

produgao, consumo, exportagoes e importagoes, percebe-se que a Franga e, 

A Espanha possuia em 1986 o vinhedo mais vasto do mundo, com 1,7 milhoes de hectares; 

rendimento por hectare bastante reduzido, cerca de um tergo do verificado na Italia e na Franga; uma 

produgao com tendencia de crescimento mais intenso do que a media da C E E dos Dez e; pregos de 

vinhos pouco supcriores a metade dos pregos da comunidade dos Dez (LAPOLLI et alii, 1995, pag. 

110). 
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juntamente com a Italia, o pais mais importante no ambito da vitivinicultura mundial. 

O grafico 1 indica o volume de vinhos produzidos pela Franga nos ultimos anos. 

E importante observar que o grafico mostra uma tendencia de queda 

da produgao, o que corrobora o que ja havia sido constatado anteriormente. 

Comparando a produgao de 1962, com a produgao de 1996, verifica-se uma queda 

relativa de 22,46 % no total produzido. 

GRAFICO 1 - Produgao de vinhos - Franga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados dc: Para 1962 ate 1993. Agriline - Wine on Line. 

Entre 1993 e 1996. Place du vin. 

A tabela 8 mostra a taxa de crescimento anual da produgao de vinhos 

durante as ultimas decadas Nota-se que houve uma taxa de crescimento anual 

negativa para o periodo compreendido entre 1962 e 1996. A pior fase ocorreu entre 

1981 e 1990, observando-se uma recuperagao importante entre os anos 1991 e 1996. 

TABELA 8 - Taxa de crescimento anual da produgao de vinhos na Franga 

Anos Taxa de Crescimento em % 7TT Nivel de Significancia 

1962-1969 

1970-1980 

1981-1990 

1991-1996 

1962-1996 

-0,46 

-0,13 

-2,28 

1,50 

-0.30 

0,43 

0,89 

0,01 

0,43 

0.06 
Fonte: Elaboraca"o propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993. Agriline - Wine on Line. Entre 

1993 e 1996, Place du vin. Ver serie completa no Anexo I. 
( 1 ) Taxas anuais de crescimento. calculadas segundo medias moveis trienais. com base no modelo 

v=Aert. 
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Devido as condigoes climaticas privilegiadas, sao produzidos na 

Franga vinhos de excelente qualidade, apreciados no mundo todo, o que lhe garante 

um elevado nivel de competitividade no comercio internacional. Isto faz com que 

este pais se coloque, ao lado da Italia, como principal exportador mundial de vinhos. 

Os dados da tabela 9 ilustram a situagao do comercio internacional do vinho frances. 

TABELA 9 - Importagoes e exportagoes de vinhos na Franga 
(em milhoes de francos) 

Anos Exportagoes Importagoes Saldo 

1991 22 556 2 204 20 352 

1992 22 956 2 391 20 565 

1993 20 800 1 992 18 808 

1994 21 090 2 073 19 017 

1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -

1996 17 628 2 660 14 968 

1997 22 068 2 861 19 107 

Fonte: Para 1991, 1992, 1993 c 1994: ALL ABOUT WINE - France. 
Para 1996 e 1997: Institute National de la Statistique et des Etudes Economiques -

INSEE. 

A tabela mostra que a balanga comercial do vinho frances foi 

superavitario em todos os anos, embora tenha apresentado uma queda significativa 

no ano de 1996. Percebe-se tambem que houve um aumento significativo nas 

importagoes nos dois ultimos anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.2 Italia 

Conforme ja foi colocado, a Italia tern se alternado com a Franga na 

condigao de maior produtor e consumidor de vinhos em nivel mundial. A arte da 

produgao de vinhos confunde-se com a propria historia italiana, sendo que a 

produgao ocorre em praticamente todas as regioes do pais (Ver tabela 10). A 

exemplo da Franga, a Italia possui condigoes edafo-climaticas privilegiadas para o 

exercicio da vitivinicultura, o que lhe garante vinhos de excelente qualid&de e 

prestigio internacional. A diferenga e que na Italia os melhores vinhos sao 3S de 

mesa, enquanto na Franga sao os vinhos finos. 
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TABELA 10 - Superficie plantada com videiras e produgao de vinhos por regioes da 

Italia 

Regiao 
N° de ha em 

1990 
Producao em hi. 

1994 
Part. (%) 

ha. 
Part. (%) 
Produc§o 

Piemonte 61.952,98 3.221.800 6,62 5,44 
Valle d'Aosta 692,49 30.600 0,07 0,05 

Trentino-Alto Adige 13.704,76 1.126.300 2,78 1,90 

Friuli - Venezia Giulia 19.170,64 1.175.700 1,46 1,98 

Veneto 80.952,71 7.544.300 8,65 12,73 

Liguria 5.322,39 272.900 0,57 0,46 

Emilia Romagna 67.743,46 7.192.100 7,24 12,13 

Toscana 70.959,65 2.680.000 7,58 4,52 

Umbria 18.084,55 1.003.500 1,93 1,69 

Marchc 26.566,03 1.979.600 2,84 3,34 

Lazio 51.484,65 3.294.600 5,50 5,56 

Abruzzo 40.915,60 4.256.900 4,37 7,18 

Molise 8.056,59 405.800 0,86 0,68 

Campania 39.198,86 2.312.900 4,19 3,90 

Puglia 145.575,20 9.631.300 15,55 16,25 

Basilicata 13.177,38 469.300 1,41 0,79 

Calabria 23.836,04 925.300 2,55 1,56 

Sicilia 174.546,87 9.300.300 18,65 15,69 

Sardcgna 47.973,22 1.037.200 5.13 1,75 

TOTAL 935.904.97 59.276.000 100.00 100.00 

Fonte: Para hectares: AGRILINE - Wine of Line. 
Para Produgao: Hie Italian Internet Winery. 

A analise da tabela 10 indica que as principais regioes produtoras de 

vinhos na Italia sao: Puglia, Sicilia, Veneto e Emilia Romagna. Juntas elas foram 

responsaveis por 50 % da area plantada com videiras em 1990 e 56,8 % do total 

produzido em 1994. Mostra tambem a extensao significativa da area destinada a 

viticultura, que encontrava-se em 935.904,47 hectares em 1990. 

No entanto, a serie historica sobre a produgao de vinhos na Italia, 

indica uma trajetoria com tendencia decrescente significativa. Isto pode ser 

observado tanto atraves do grafico 2, quanto atraves da tabela 11, que mostra a taxa 

de crescimento anual. 
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Nesta ultima, observa-se que entre 1962 e 1996, a producao de vinhos 

na Italia cresceu a uma taxa negativa de -0,24 %. Entre 1962 e 1969 cresceu a 1,76 

ao ano, para depois apresentar um crescimento negativo de -3,27 % ao ano entre 

1981 e 1990 e -2,67 % entre 1991 e 1996. 

TABELA 11 - Taxa de crescimento anual da produgao de vinhos na Italia 

Anos Taxa de Crescimento emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ° / o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.T, 

Nivel de Significancia 

1962-1969 

1970-1980 

1981-1990 

1991-1996 

1962-1996 

1,76 

1,67 

-3,27 

-2,67 

-0.24 

0,01 

0,07 

0,00 

0,11 

0.14 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados dc: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 
Line. Entre 1993 e 1996, Place du vin. Ver serie completa no Anexo I. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i a \ u o u u u u i j uw \-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂  . i v .  1 1 1 1 \ _ 1 1 1 v •.  L e n t  —  

y=Ae*. 
moveis m base no modelo 

GRAFICO 2 - Producao de vinhos - Italia 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 
Line. Entre 1993 e 1996, Place du vin. 



130 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.3 Espanha 

A Espanha, apesar de normalmente aparecer em terceiro lugar no 

ranking de maiores produtores mundiais de vinho, possui a maior area plantada com 

videiras, chegando a cerca de 1,3 milhoes de hectares em 1993 e 1,2 milhoes em 

1994 (Ver tabela 12). 

TABELA 12 - Superficie plantada com videiras e produgao de vinhos e mosto por 

regioes da Espanha 

Area Plantada em ha 

Produgao dc Vinho e Mosto em 

milhares de toneladas 993 1994 
Produgao dc Vinho e Mosto em 

milhares de toneladas 

Regioes 

Uva dc 

Mesa 

Uva 

Transf. 

Uvade 

Mesa 

Uva 

Transf. 

1993 1994 1995 1996* 

Galfcia 0 27.620 0 27.802 975,4 1.031 914 1.532 

P. de Asturias 0 121 0 110 2,9 2,6 2,4 2,4 

Cantabria 0 40 0 40 0,6 0,6 0,6 1,2 

Pais Vasco 0 11.117 0 11.139 494 471 608 552 

Navarra 4 22.759 3 21.681 608 586 562 632 

La Rioja 0 36.110 0 35.996 1.245 1.219 1.476 1.728 

Aragon 346 63.596 352 61.412 858,4 593 452 954 

Catalunha 146 69.261 90 68.301 3.276 2.640 2.882 3.505 

Baleares 161 1.374 152 1.306 48 43 42 40 

C. - Leon 670 69.301 727 69.468 638 675 596 1.306 

Madrid 388 69.301 370 22.268 366 148 196 387 

C.-La Manch 98 631.343 85 608.833 13.993 9.341 7.379 14.420 

C. Valenciana 24.895 89.000 23.949 77.586 2.375 1.461 1.363 2.380 

R. de Murcia 4.864 44.998 4.907 41.697 654 706 510 680 

Extremadura 10.861 74.020 1.092 82.245 1.876 1.405 775 2.349 

Andaluzia 8.913 53.828 8.166 51.767 2.192 1.630 1.074 2.074 

Canarias 254 10.990 255 11.003 194 205 111 162 

Total Espanha 51.600 1.228.797 40.148 1.192.654 29.796 22.158 18.944 32.903 

Fonte: Instituto Nacional de Estadisticas - I N E - Espanha. 

*Estimativa em fevereiro de 1997. 
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No que se refere a produgao de vinhos, o grafico 3 mostra que esta 

apresentou oscilagoes bastante significativas ao longo do tempo. Isso e confirmado 

quando se observam as taxas de crescimento colocadas na tabela 13. Elas indicam 

que apesar da produgao ter apresentado uma taxa de crescimento positiva entre 1962 

e 1996, vem caindo sistematicamente a partir dos anos 80. 

GRAFICO 3 - Produgao de Vinhos - Espanha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 
Line. Entre 1993 e 1996, Place du vin. 

Percebe-se que esse decrescimo e bastante significativo, uma vez que 

o crescimento negativo anual saltou de - 1 , 60 % entre 1981 e 1990, para -5,73 entre 

1991 e 1996. Isto pode ser explicado pelo fato da Espanha ter ingressado na 

Comunidade Europeia a partir de 1986, precisando adequar-se as normas vigentes 

neste processo. Considerando o periodo 1986-1996, observa-se uma taxa de 

crescimento negativa de -2,36 %. Outro fator responsavel por essa queda foi uma 

forte quebra na safra 1994/1995. 
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TABELA 13 - Taxa de crescimento anual da produgao de vinhos na Espanha 

Anos Taxa de Crescimento em % ( } | Nivel de Significancia 

1962-1969 -3,45 0,02 

1970-1980 1,90 0,40 

1981-1990 -1,60 0,04 

1991-1996 -5,73 0,13 

1962-1996 0,38 0,17 

Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 
Line. Entre 1993 e 1996, Place du vin. Ver serie compieia no Anexo I. 

(1)Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 
modelo y=Aert. 

4.5.4 Portugal 

Portugal e outro pais que merece destaque no cenario internacional do 

vinho, tanto em nivel de produgao quanto de consumo. Este pais produz vinhos finos 

de excelente qualidade, com destaque para os vinhos do Porto e Madeira, o que lhe 

garante, a exemplo da Franga, um nivel elevado de competitividade. Desta forma, 

Portugal e um importante exportador de vinhos, conforme mostra a tabela 14. 

TABELA 14 - Comportamento do comercio internacional do vinho Portugues -

1995 

(em hectolitros) 

Exportagoes Importacoes Saldo 

1.728.328 881.475 846.853 

Fonte: Elaboragao propria com base nos dados do Instituto Nacional da Vinha e do Vinho -
IVV 

Em 1995, Portugal exportou 51 % de sua produgao interna de vinhos, 

sendo que os principais paises importadores foram: Reino Unido, 

Belgica/Luxemburgo, Angola, Dinamarca, Franga, Alemanha, EUA, Italia e Brasil. 

Entre os maiores exportadores de vinho para Portugal estao Espanha (67 % ) , Italia 

(21 %) e Franga (11 %) (Instituto da Vinha e do Vinho - IVV). 

No entanto, a produgao de vinhos em Portugal vem apresentando uma 

tendencia declinante ao longo dos anos, como pode ser observado atraves do grafico 

4 e da tabela 15. 
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GRAFICO 4 - Producao de vinhos - Portugal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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onte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 
Line. Entre 1993 e 1996, Place du vin. 

TABELA 15 - Taxa de crescimento anual da produgao de vinhos em Portugal 

Anos Taxa de Crescimento em % T 1 ) Nivel de Significancia 

1962-1969 

1970-1980 

1981-1990 

1991-1996 

1962-1996 

-6,15 

-2,19 

-1,49 

-3,94 

-1,77 

0,00 

0,25 

0,28 

0,60 

0,00 
Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993. Agriline - Wine on Line. Entre 

1993 e 1996, Place du vin. Ver s6rie completa no Anexo I. 
( 1 ) Taxas anuais de crescimento. calculadas segundo medias moveis trienais. com base no modelo 

v=Aert. 

Nota-se que as taxas de crescimento sao negativas para todos os 

periodos, com destaque para o periodo compreendido entre 1962 e 1969 e 1991 e 

1996. A exemplo da Espanha, a produgao de vinho em Portugal sentiu os efeitos do 

processo de integragao junto a CEE, uma vez que a taxa de crescimento anual apos o 

ingresso deste pais foi negativa em —4,10 %. 
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4.5.5 Alemanha 

A Alemanha tem-se destacado no cenario viticola mundial em funcao 

do crescimento significativo da area plantada com videiras. Atualmente sao 

destinadas 105.830 hectares para este cultivo, conforme mostra a tabela 16. 

No que se refere a produgao, percebe-se que o desempenho alemao e 

bastante significativo, uma vez que e o pais que apresentou a maior taxa anual de 

crescimento. Esta taxa foi de 1,98 % para o periodo 1962-1996. Apresentou um 

periodo de declinio entre 1981 e 1990, para novamente apresentar uma trajetoria 

ascendente ate 1996 (Ver tabela 17). 

TABELA 16 - Area plantada com videiras por regioes da Alemanha - 1997 

Regioes N° de Hectares Participagao em % 

Rheinhessen 26.436 24,98 

Pfalz 23.764 22,45 

Baden 15.852 14,98 

Moscl-Saar-Ruwer 12.215 11,54 

Wurttemberg 11.224 10,60 

Franken 6.080 5,74 

Nahe 4.590 4,34 

Rheingau 3.249 3,07 

Mittelrhein 620 0,59 

Ahr 510 0,48 

Saale-Unstrut 506 0,47 

Hessische Bergstrabe 455 0,43 

Sachsen 329 0,31 

Total 105.830 100 

Fonte: WeinGuidc Deutschland 1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Weuiregionen. 
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GRAFICO 5 - Producao de vinhos - Alemanha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 

Line. Entre 1993 e 1996. Place du vin. 

TABELA 17 - Taxa de crescimento anual da produgao de vinhos na Alemanha 

Anos Taxa de Crescimento em % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 

Nivel de Significancia 

1962-1969 

1970-1980 

1981-1990 

1991-1996 

1962-1996 

0,84 

2,22 

-1,02 

0,91 

1.98 

0,47 

0,02 

0,69 

0,06 

0.00 

Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on 
Line. Entre 1993 e 1996, Place du vin. Ver serie completa no Anexo I . 

(,)Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 
modelo y=Acrt. 

O que foi colocado ate aqui, reforga o argumento de que a 

Comunidade Economica Europeia exerce um papel importante no mercado 

vitivinicola mundial, uma vez que os maiores produtores, consumidores, 

importadores, etc., encontram-se no ambito deste bloco comercial. No entanto no 

periodo compreendido entre 1962 e 1996, observa-se uma tendencia de declinio na 
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producao de vinhos em praticamente todos os paises, com excecao da Alemanha e 

em menor grau, da Espanha. Como ja foi colocado, urn dos fatores responsaveis por 

isto foram as medidas tomadas no ambito do processo de integracao e tambem 

possiveis frustracoes de safras viticolas. 

Portanto, isto nao afeta de forma alguma o potencial produtivo da 

Comunidade Europeia, uma vez que este bloco possui, como ja foi visto, uma 

historia de excedentes cronicos, agravado a partir do ingresso de Portugal e Espanha 

em 1986. 

4.6 Caracteristicas da Vitivinicultura Norte-Americana 

Os Estados Unidos da America merecem destaque no cenario 

vitivinicola mundial em funcao nao apenas do volume da producao de vinhos como 

tambem pelo enorme mercado potencial que representa. Este pais e um grande 

importador de vinhos, embora suas exportacoes tenham aumentado sistematicamente 

nos ultimos anos (Ver tabela 19). 

Sao produzidos cerca de 45 tipos de vinhos nos EUA, com destaque 

para o estado da California, que produz cerca de 90 % dos vinhos norte-americanos, 

caracterizando-se como o principal centro vitivinicultor deste pais. Entre os demais 

estados produtores encontram-se New York 5,7 %, Washington 1,4 %, Carolina do 

Sul, Oregon e Georgia (Dados de 1993/1994 - 1995 Statistical Highlights In 

Wineinstitute). A superficie plantada com videiras passou de 301.951 hectares em 

1992, para 307.628 hectares em 1993 e para 310.377 hectares em 1994 (ALL 

ABOUT WINE - USA). 

O consumo de vinhos nos EUA encontra-se praticamente estabilizado 

em algo proximo a sete litroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita, em media, nos ultimos anos, conforme 

mostra a tabela 18. No entanto, observa-se que entre 1934 e 1997 a taxa de 

crescimento anual do consumo foi significativa, ficando em 2,51 % ao ano. 
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TABELA 18 - Comportamento do consumo mediozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de vinho nos EUA 

Anos Consumo (em litros) 
1934-1940 1,86 

1941-1950 3,07 

1951-1960 3,35 

1961-1970 3,89 

1971-1980 6,70 

1981-1990 8,58 

1991-1997 6£6 

Tx. de Cresc. (em %) (1 ) (1934/1997) 2,51 

Fonte: Elaboracao Propria com base nos dados dc Wcinlnstitutc. 
(1)Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 
modelo y=Ac". 

O total de vinhos produzidos nos EUA se encontram no grafico 6. 

Percebe-se um periodo de declinio acentuado entre 1989 e 1992, e uma recuperacao 

apos este periodo. Cumpre destacar que em 1996 a producao atinge a casa de 20.000 

hectolitros, maior producao dos ultimos onze anos. No entanto, entre 1986 e 1996 a 

producao de vinhos nos EUA apresentou uma taxa de crescimento anual negativa de 

-0,29 %. Por outro lado, se considerar o periodo 1990-1996, observa-se uma taxa 

positiva de 2,57 % ao ano. 

Conforme ja havia sido destacado, houve uma aumento significativo 

das exportacoes de vinhos norte-americanas. Como se pode observar atraves da 

tabela 19, entre 1986 e 1997 as exportacoes cresceram a uma taxa anual de 16,44 %, 

contra uma taxa de 1,10 % das importacoes. Em virtude disso, o saldo deficitario dos 

vinhos norte-americanos apresentou uma taxa de crescimento anual negativa de -

0,93 % no periodo acima especificado. 
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GRAFICO 6 - Producao de vinhos - EUA 

Producao de Vinhos EUA -1986-1996 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de Winclnstitute. 

A tabela 19 mostra tambem que nos ultimos anos, entre 1986 e 1995, 

os EUA importaram mais de 10 bilhoes de dolares em vinhos, o que o coloca como 

urn dos grandes importadores mundiais deste produto. Entre os principals paises 

exportadores de vinhos para os EUA em 1995 estavam: Franca ( 545,580 mil dolares 

ou 47,5 % do total), Italia (313,665 mil dolares ou 27 % do total), Espanha (75,591 

mil dolares ou 6,6 % do total), Australia (59,083 mil dolares ou 5,14 % do total) e o 

Chile (46,326 mil dolares ou 4,03 % do total), O volume exportado pelo Brasil para 

os EUA foi de 6,417 mil dolares, o que representou 0,56 % do total (Steve Barsby & 

Associates from Dept. of Commerce data In Wineinstitute). 

O destaque aqui fica por conta do Chile, que exportou um valor 

correspondente a 46,326 mil dolares para os EUA em 1995, situando-se em quinto 

lugar no ranking de maiores exportadores para este mercado. 
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TABELA 19 - Balanca comercial do vinho norte-americano 
(em milhares de dolares) 

Anos Exportacoes Importacoes Deficit 

1986 34.855 1.031.340 996.485 

1987 60.781 1.016.935 956.154 

1988 85.302 953.907 868.605 

1989 97.874 935.590 837.716 

1990 125.941 922.979 797.038 

1991 146.109 918.611 772.502 

1992 174.731 1.091.769 917.038 

1993 179.991 980.998 801.007 

1994 178.475 1.030.705 852.230 

1995 221.024 1.148.898 927.874 

1996 326.589 - -

1997 425.127 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ 

Total do periodo 2.056.799 10.031.732 8.726.649 

Taxa de crescimento 16,44 1,10 -0,93 
em %(1) 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de Steve Barsby & Associates from Dept. of 
Commerce Data. In: Winelnstitute. 

(1>Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 
modclo y=Aen. 

Por outro lado, os EUA exportaram mais de 2 bilhoes de dolares entre 

1986 e 1997. Entre os paises que mais importaram vinhos norte-americano em 1997 

estavam: Reino Unido (108,291 mil dolares ou 25„47 % do total), Canada (79,124 

mil dolares ou 18,61 % do total), Japao (39,684 mil dolares ou 9,33 % do total), 

Alemanha (25,209 mil dolares ou 5,93 % do total), Taiwan (22,020 mil dolares ou 

5,18 % do total) e Suica (18,394 mil dolares ou 4,33 % do total (Steve Barsby & 

Associates from Dept. of Commerce data, citado por Wineinstitute). 

4.7 Caracteristicas da Vitivinicultura do MERCOSUL 

Depois de fazer uma analise sobre as caracteristicas da vitivinicultura 

da Comunidade Economica Europeia (CEE) e importante partir para observar o papel 

que desempenha este setor no ambito do Mercado Comum do Cone Sul 

(MERCOSUL). 
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Isto reveste-se de importancia na medida em que este processo de 

integracao atinge mais diretamente a vitivinicultura do Rio Grande do Sul, em funcao 

de que se pretende implantar urn sistema de livre comercio entre seus integrantes. 

Alem do mais, as medidas adotadas ate o momento, principalmente de rebaixamento 

das tarifas de importacoes, ja apresentam alguns efeitos sobre o setor vitivinicola 

regional. 

Como ja foi colocado, os paises que atualmente integram o Mercosul 

sao: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolivia. Pode-se perceber no 

entanto, que a vitivinicultura assume um papel importante neste bloco, sobretudo 

pelo fato de possuir dois grandes produtores mundiais de vinho, no caso Argentina e 

Chile. Este primeiro pais notabiliza-se pela producao de vinhos comuns, enquanto o 

segundo produz vinhos finos de excelente qualidade. 

A seguir, buscar-se-a analisar as caracteristicas da vitivinicultura dos 

paises que compoem o Mercosul, colocando enfase principalmente na Argentina e no 

Chile. 

4.7.1 Argentina 

A vitivinicultura exerce um papel extremamente relevante na 

economia argentina, sendo que suas principals caracteristicas sao que: 10 % do PIB 

do setor bebidas esta representado pelos vinhos; dentro do setor alimentos e bebidas 

para o ano de 1994, os vinhos representaram 4,8 % do total de postos de trabalho 

(13.000 pessoas) e 5,8 % do valor da producao (Secretaria da Agricultura, Ganaderia, 

Pesca & Alimentacion). 

Alem disso existiam cerca de 160.000 pessoas ocupadas no setor 

vitivinicola no pais em 1989, o que corresponde ao suporte economico de 640.000 

pessoas, se for considerado os dependentes (LAPOLLI et alii, 1995, pag. 134). 

Conforme ficou demonstrado, a Argentina figura entre os principals 

produtores e consumidores de vinho em nivel mundial, o que o coloca como o 

principal pais vitivinicola do MERCOSUL, representando um desafio importante 

para a vitivinicultura brasileira e do Rio Grande do Sul. 
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O consumo de vinhos na Argentina apresenta uma trajetoria 

descendente nos ultimos anos. Em 1988 o consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita era de 55,95 litros, 

caindo para 53,2 litros em 1989; 53,88 litros em 1990; 52,28 litros em 1991; 48,90 

litros em 1992; 43,42 litros em 1993; 41,65 litros em 1994; 38,84 litros em 1995; 38 

litros em 1996 e 37,3 litros em 1997 (Associacao Vitivinicola Argentina e INDEC). 

Trazida pelos espanhois, as videiras sao cultivadas na Argentina desde 

o seculo XVI. Este pais apresenta condicoes edafo-climaticas adequadas para este 

tipo de cultura, principalmente nas regioes proximas a Cordilheira dos Andes. Pouca 

chuva e porcoes exatas de sol combinam-se com ventos amenos e proporcionam uma 

habitat extremamente favoravel para o crescimento de uvas para vinhos finos. Os 

principals tipos de uvas cultivadas sao: Cabernet, Malbec, Merlot, Pinot Noir e 

Chardonay. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7.1.1 Regioes Produtoras 

O comportamento da area cultivada com videiras pode ser visualizada 

atraves da analise do grafico 7 e da tabela 20. O grafico mostra uma trajetoria 

declinante da area plantada com videiras na Argentina, sobretudo a partir dos anos 

80. A tabela 20 indica uma taxa de crescimento anual negativa de -1,37 para o 

periodo 1970-1993. No entanto, entre 1970 e 1979 o crescimento anual foi positivo 

em 1,39, vindo a cair significativamente entre 1980 e 1993. Nessa ultima fase a taxa 

foi de - 3,57 % ao ano. 

Para LAPOLLI et alii, esta reducao se deu em virtude da crise cronica 

enfrentada pelo Setor e pelo amplo programa de erradicacao incentivado pelo 

governo federal. Em 1979 a area plantada com videiras atingia 316.355 hectares em 

52.171 vinhedos e foi reduzida para 209.102 hectares em 36.401 propriedades, no 

ano de 1989 (1995, pag. 113). Em 1996, a superficie plantada com videira chegou a 

210.639 hectares (Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). 
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GRAFICO 7 - Superficie plantada com videiras - Argentina 

Area Plantada com Videiras- Argentina - 1970-1996 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1989: LAPOLLI et alii. 
Para 1990, 1993 e 1996: Secretaria da Agriculmra, Ganaderia, Pesca & 
Alimentation. 

TABELA 20 - Taxa de crescimento anual da area plantada com videiras na 

Argentina 

Anos Taxa de Crescimento em % ( l ) Nivel de Significancia 

1970-1990 -1,36 0,01 

1970-1979 1,39 0,02 

1980-1993 -3,57 0,00 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1989: LAPOLLI et alii. Para 
1990, 1993 e 1996: Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation. 

(1)Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo mcdias moveis tricnais, com base no 
modclo y=Ac . 

As principals regioes produtoras de uvas na Argentina estao 

localizadas, como ja se viu, nos contrafortes da Cordilheira dos Andes, onde a uva 

atinge seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitat preferido, desde que adotadas praticas de irrigacao. Por isso, os 

vinhedos localizam-se em sua maioria em regioes montanhosas, no altiplano da 

Cordilheira (LAPOLLI et alii, 1995, pag. 113) (Ver tabela 21). 
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TABELA 21 - Regioes de producao viticola, Argentina, 1989 

Regioes Hectares (%) 

Regiao deCuyo 191.638 91,7 

Regiao Nordeste 11.008 5,24 

Regiao Sul 5.600 2,66 

Regiao Centra 801 0,38 

Outras Regioes 52 0,02 

Total 209.102 100 

Fonte: LAPOLLI ct alii, 1995, pag. 114. 

Pode-se constatar que 91,7 % da area plantada com videiras encontra-

se na Regiao de Cuyo, que inclui as provincias de Mendoza e San Juan. Em 1996, 

estas duas provincias possuiam uma superficie cultivada de 192.633 hectares, o que 

correspondeu a 91 % da producao total argentina (Secretaria da Agricultura, 

Ganaderia & Pesca). 

No entanto, a provincia de Mendoza ocupa o primeiro lugar, com 70 

% dos vinhedos do pais e quase 70 % da producao de vinhos. Essa provincia possuia, 

em 1994, 143.956 hectares cultivadas com videiras, contra 45.102 hectares de San 

Juan (Associacao Vitivinicola Argentina). As principals variedades que se cultivam 

em Mendoza para vinificacao sao. Malbec, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Barbera, 

Ugni Blanc, Semillon, Syrah e Ugni Blanc. 

TABELA 22 - Producao de vinhos por regiao da Argentina 

(em hectolitros) 

Provincia 
Anos 

Part. 1997 em % Part. 1998 em % Provincia 
1997 1998 

Part. 1997 em % Part. 1998 em % 

Mendoza 10.089.234 7.996.491 74,73 63,73 

San Juan 2.316.847 3.449.501 17,16 27,49 

La Rioja 660.624 738.922 4,89 5,89 

Salta 189.660 208.778 1,40 1,66 

Rio Negro 143.346 94.934 1,06 0,76 

Catamarca 69.056 51.959 0,51 0,41 

Cordoba 31.661 6.175 0.23 0.049 

TOTAL 13.500.430 12.546.762 100,00 100,00 

Fonte: Foreign Agriculture Service - FAS. 
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A producao de vinhos argentinos por regiao esta colocada na tabela 

22, onde fica demonstrado a concentracao nas provincias de Mendoza e San Juan, 

que foram responsaveis por mais de 90 % da producao de vinhos nos anos de 1997 e 

1998. Outras provincias que merecem ser destacadas sao La Rioja e Salta. 

4.7.1.2 Producao de Uvas de Mesa e Uvas Passa 

Segundo LAPOLLI et alii, a maior parte da uva produzida na 

Argentina (cerca de 95 %), e destinada a vinificacao, conforme mostra o grafico 8. 

GRAFICO 8 - Producao de uvas - Argentina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'onte: Elaboracao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1990: LAPOLLI et alii. 

Entre 1991 e 1996: Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca e Alimentation. 

O grafico mostra uma certa estabilidade da producao em torno de 2,3 

bilhoes de quilos nos ultimos sete anos. No entanto, considerando o crescimento 

anual para o periodo 1971-1996, constata-se uma taxa negativa de - 1,33 %. Porem, 

e importante ressaltar que entre 1991 e 1996 observou-se uma recuperacao 

significativa uma vez que neste periodo a taxa de crescimento anual foi de 4,75 % 

(Ver tabela 23). Vale ressaltar que e a partir de 1991, que passam a se efetivar os 

acordos no ambito do MERCOSUL. 



145 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 23 - Taxa de crescimento anual da producao de uva na Argentina 

Anos j Taxa de Crescimento em %(1) j Nivel de Significancia 

1971-1996 -1,33 0,00 

1971-1980 0,67 0,42 

1981-1990 -0,92 0,43 

1991-1996 4,75 0,08 
Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1990: LAPOLLI et alii. 

Entre 1991 e 1996: Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca e Alimentation. 
Taxas anuais dc crescimento, calculadas scgundo mcdias move is tricnais, com base no 
modelo y=Aert 

O fato de maior parte da uva produzida na Argentina ser destinada a 

vinificacao, e explicada pelo baixo consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita da uva de mesa deste pais. 

No ano de 1990 situou-se em 3,17 Kg por pessoa, tendo decrescido 

significativamente desde o initio da decada de 70 (Ver tendencia na tabela 24). 

TABELA 24 - Taxa de crescimento anual do consumo de uvas de mesa na Argentina 

Anos Taxa de Crescimento em % 0 Nivel de Significancia 

1970-1990 -3,90 0,00 

1970-1979 -3,97 0,00 

1980-1993 -5,74 0,00 
Fonte: Elaboracao Propria com base nos dados de LAPOLLI et alii, 1995, pag. 116. 
(1)Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 

modelo y=Aert. 

No que refere-se a producao de uvas-passa, verificou-se um 

crescimento significativo no periodo compreendido entre 1981 e 1996. Passou de 

3.796 toneladas em 1981, para 10.527 toneladas em 1990, o que mostra um 

crescimento relativo de 177 %. E importante ressaltar que o auge da producao 

ocorreu exatamente nos anos de 1995, com uma producao de 7.004 toneladas e no 

ano de 1996 (LAPOLLI et alii & Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & 

Alimentation). 

Alem disso, entre 1991 e 1996, a producao de uvas-passa na 

Argentina cresceu a uma taxa anualizada de 5,01 % ao ano. Esse periodo, como ja 

havia sido constatado, marcou o aprofundamento das relacoes do MERCOSUL 

(Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). 
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Segundo LAPOLLI et alii, o vinho argentino e produto de condicoes 

variadas. Os vinhos tintos, secos e encorpados diferenciam-se daqueles produzidos 

no Brasil, sendo que o branco normalmente e produzido a partir de variedades 

rosadas ou ate mesmo tintas, uma vez que existe uma carencia de producao de uvas 

brancas na Argentina e uma abundancia destes dois outros tipos. Isto implica em uma 

perda de qualidade deste tipo de produto (1995, pag. 119). 

No que se refere a producao de vinho, ja ficou demonstrado o enorme 

potencial produtivo argentino em nivel mundial, uma vez que este pais situa-se entre 

o quarto e quinto lugar no ranking dos maiores paises produtores, representando 

cerca de 6 % do total mundial, ficando atras apenas de Italia, Franca, Espanha e 

EUA. Comparando com o Brasil, que em 1994 produziu cerca de 300 milhoes de 

litros, a producao argentina supera esta em mais de seis vezes. Vale destacar que o 

vinho de mesa representa 80 % da producao total de vinhos (Secretaria da 

Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). 

A tabela 25 e o grafico 9 proporcionam uma ideia sobre o 

comportamento da producao e o volume de vinho produzido por este pais nas ultimas 

decadas. O grafico 9 mostra que embora apresente uma trajetoria declinante, o 

volume de vinhos produzidos pela Argentina e bastante significativo, uma vez que se 

situa em um patamar de cerca de 1,96 bilhoes de litros na media do periodo 1971-

1998 e cerca de 1,45 bilhoes de litros entre 1990 e 1998. A tabela 25 por sua vez, 

indica uma taxa de crescimento anual negativa em - 2,33 % entre 1971 e 1998, 

atingindo seu auge no periodo 1981-1990. No entanto, a exemplo do que ocorrera 

com a uva de mesa, observa-se um amortecimento na queda a partir da implantacao 

do MERCOSUL, no ano de 1991. 

TABELA 25 - Taxa de crescimento anual da producao de vinhos na Argentina 

Anos j Taxa de Crescimento em %(1) Nivel de Significancia 

1971-1998 -2,33 0,00 

1971-1980 0,97 0,12 

1981-1990 -3,40 0,02 

1991-1998 -2,57 0,26 
Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1990: LAPOLLI et alii. Entre 1991 e 1996: 

Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca e Alimentation. 
(1) Taxas anuais dc crescimento, calculadas segundo medias movcis trienais. com base no modelo y=Acrt 
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GRAFICO 9 - Producao de vinhos - Argentina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1990: LAPOLLI et alii. Entre 1991 

e 1998: Secretaria da Agricultura. Ganaderia. Pesca c Alimentacion. 

E importante destacar ainda que no ano de 1998, ocorreu uma 

importante quebra na safra viticola argentina, principalmente na provincia de 

Mendoza (ver tabela 22), o que contribuiu para diminuir a producao de vinhos. Se 

desconsiderar o ano de 1998, a taxa de crescimento anual para o periodo 1991-1997, 

cai para -0,29 %. 

No que diz respeito a producao de mosto concentrado, que e o produto 

vinico mais importante elaborado pela industria vinicola, pode-se constatar um 

crescimento significativo da producao Argentina nas ultimas decadas, conforme 

mostra o grafico 10. Observa-se que, apesar das oscilacoes, saltou de um volume de 

7,2 milhSes de litros em 1970 para 74,2 milhoes em 1995, o que represent ou uma 

taxa de crescimento anual de 5,42 %. 

No entanto, da mesma forma que para os demais os produtos 

vitivinicolas argentinos, a producao de mosto sofre uma aceleracao a partir de 1991, 

uma vez que entre este ano e 1995, a taxa de crescimento anual passa a ser de 7,65 % 

ao ano. 
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GRAFICO 10 - Producao de mosto concentrado - Argentina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de: Entre 1970 e 1990: LAPOLLI et alii. Entre 1991 

e 1996: Secretaria da Agricultura, Ganaderia. Pesca e Alimentation. 

4.7.1.4 Mercado Externo 

A Argentina apesar de ser um grande produtor mundial de vinhos, nao 

se notabiliza como grande exportador deste produto e de seus derivados, uma vez 

que em 1990 detinha apenas 1,38 % das exportacoes mundiais. Porem, detinha 28,8 

% das exportacoes do continente, posicionando-se em segundo lugar, numa lideranca 

pertencente aos Estados Unidos. O Chile por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com 22 

% do comercio do continente e 1,1 % das exportacoes. Vale ressaltar que em 1990, o 

Brasil era responsavel por apenas 2,2 % do comercio continental e uma inexpressiva 

participacao no comercio mundial (Situation et Statistiques du Secteur Vitivinicole 

Mondial em 1990, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 126). 

No entanto, se observa uma evolucao bastante significativa das 

exportacoes vitivinicolas argentinas entre 1976 e 1990. Em 1976 as exportacoes 

atingiram o valor de 17,914 milhoes de dolares, passando a 20,674 milhoes em 1980, 
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30,805 milhoes em 1988 e chegando a 61,6 milhoes em 1990. Isto representa uma 

taxa de crescimento anual de 1,57 %. 

O comportamento das exportacoes de vinhos argentinos nos ultimos 

anos pode ser observado atraves da tabela 26. 

TABELA 26 - Comportamento das exportacoes argentinas por tipos de vinhos 

Comuns Finos Outros Total 

Anos 
Milhoes 
de hi. 

Milhoes 
de US$ 

Milhoes 
dehl. 

Milhoes 
de US$ 

Milhoes 
de hi. 

Milhoes 
de US$ 

Milhoes 
de hi. 

Milhoes 

de US$ 

1993 143 9,464 91 12,580 17 2,543 251 24,587 

1994 119 8,412 92 13,142 15 2,052 226 23,606 

1995 2,092 40,983 143 18,611 3 1,225 2,238 60,869 

1996 1,048 61,209 285 41,114 8 1,209 1,341 103,532 

1997* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - 1,103 119,100 
Fonte: Institnto Nacional de Vitivinicultura - 1NV, citado por Secretaria da Agricultura. Ganaderia, 

Pesca & Alimentation. 

* Os dados de 1997 sao de: Foreign Agriculture Service - FAS. 

A tabela indica um incremento significativo nas exportacoes totais de 

vinhos argentinos, tanto em volume quanto em valor. Passou de um volume de 251 

milhoes de hectolitros em 1993, para 1,103 milhoes em 1997, sendo que em 1995 o 

volume exportado foi de 2,238 milhoes de hectolitros. Em termos de valor passou de 

24,587 milhoes de dolares em 1993 para 119,1 milhoes em 1997. Isto representa uma 

taxa de crescimento anual de 47,77 % em termos de valor e 27,25 % em termos de 

volume para o periodo 1993-1997. 

Este aumento e explicado, em parte, pelas mas colheitas ocorridas nos 

paises produtores tradicionais da Comunidade Europeia, principalmente Espanha. 

Este pais importou, somente em 1995, o equivalente a 1,7 milhoes de hectolitros da 

Argentina, o que representou 75,9 % do total exportado. Em 1996 a Espanha 

importou o equivalente a 480 milhoes de hectolitros, representando 38,6 % do total 

(Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & Alimentation). 

Em 1997, os principals importadores do vinho argentino foram: o 

Paraguai (23,76 % do total), o Chile (10,77 % do total), a Africa do Sul (10,3 % do 

total), o Japao (9,64 % do total) e o Uruguai (7,5 % do total). Neste ano o Brasil 
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importou 1.262.000 litros de vinhos da Argentina, o que representou 1,15 % do total 

exportado por este pais (Foreign Agriculture Service - FAS). 

No que se refere as importacoes, pode-se afirmar que a Argentina, 

apesar de possuir um elevado consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita, nao se constitui em um grande 

mercado importador. Dados do Boletim da O.I. V. apontaram, para 1991, 

importacoes de apenas 900 mil litros (LAPOLLI et alii, 1995, pag. 128). 

As importacoes representaram apenas 1,5 ou 2 % do mercado local 

argentino em 1995. Neste ano, 52 % dos vinhos importados ingressaram do Chile, 16 

% da Espanha, 9 % da Italia e 8 % da Franca. Em 1996 as compras externas 

continuaram diminuindo (Secretaria da Agricultura, Ganaderia, Pesca & 

Alimentation). 

No entanto, em 1997 a Argentina importou 7.526.400 litros de vinho, 

quantia esta superior em 71 % aquela observada em 1996. Entre os principals 

exportadores para o mercado Argentino em 1997 destacaram-se o Chile (46,7 % do 

total), a Espanha (24,89 %), a Franca (11,45 % do total) e a Alemanha (9,94 % do 

total) (Foreign Agriculture Service - FAS). 

No que diz respeito as uvas de mesa, os dados indicam que a 

Argentina exportou 3.000 toneladas em 1992, 12.600 toneladas em 1996 e 14.000 

toneladas em 1997, mostrando um crescimento significativo nestes dois ultimos 

anos. Os principals importadores foram Belgica (58 %), Brasil (27%) e Holanda (7 

%) (Ibid). 

Este breve relato serviu para demonstrar a grande importancia do setor 

vitivinicultor para a Argentina e tambem para expor os desafios para a 

vitivinicultura do Rio Grande do Sul no ambito do MERCOSUL. 

4.7.2 Chile 

Fatores geograficos e climaticos privilegiados tern contribuido para 

que os vinhos chilenos alcancem um lugar de destaque no cenario mundial nestes 

ultimos anos. Localizado na vertente ocidental da America do Sul e com parte 

importante de seu territorio na franja temperada do Hemisferio Sul, o Chile e o mais 

antigo produtor de vinhos entre os chamados "paises do novo mundo". 
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Ao seu clima, se somam solos aptos, luminosidade adequada e 

estacoes claramente definidas. Sua configuracao geografica separa e protege 

naturalmente suas zonas viticolas pelos quatro pontos cardeais. O Deserto de 

Atacama pelo norte, os gelos patagonicos pelo sul, o Oceano Pacifico pelo oeste e a 

Cordilheira dos Andes pelo Leste, impedem a proliferacao de fenomenos climaticos 

e pestes. 

4.7.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Regioes Produtoras e Superficie Plantada 

As zonas de cultivo se estendem em tres regioes principals: Regiao do 

Aconcagua, atravessada pelo Rio Aconcagua e transversal entre a Cordilheira e o 

Mar; a Regiao do Vale Central, que e limitada naturalmente ao leste pela Cordilheira 

dos Andes e a oeste pela Cordilheira da Costa; e a Regiao do Sul, que e a mais 

austral e extensa regiao vitivinicola do Chile, correspondendo aos vales que se 

formam em torno dos rios Itata e BioBio. Estas regides estao localizadas entre os 

paralelos 32 e 38 latitude sul e possuem um clima temperado mediterraneo, com dias 

quentes e noites frias, com definidas mudancas de estacao. 

Entre as videiras cultivadas no Chile encontram-se: Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Pinot Noir, Sirah 

(persa) Mour Vedre, Viognier e Riesling. 

Existem no Chile 11.037 propriedades de vinhedos para vinho, sendo 

que somente 150 possuem mais de 150 hectares. Por outro lado, existem 5.281 

propriedades com menos de 1 hectare. O restante da distribuicao e a seguinte: Mais 

de 1 e menos de 5 hectares, 3.755 propriedades; ate 10 hectares 874; ate 20 hectares, 

557 propriedades; e mais de 20 ate 50 hectares, 409 propriedades (Guia do Vinho 

Chileno). 

A superficie plantada com videiras no Chile aparece indicada na 

tabela 27. Observa-se uma queda significativa na superficie plantada com uvas 

viniferas entre 1989 e 1993. Apos este ano, nota-se uma recuperacao significativa ate 

o ano de 1997. A trajetoria da superficie plantada com uvas de mesa difere das 

viniferas, uma vez que esta ultima apresentou uma tendencia crescente entre 1989 e 
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1997. No entanto, pode-se perceber a importancia da viticultura chilena, uma vez que 

a superficie plantada com uvas chegou a 123.200 hectares em 1997. 

O aumento da superficie plantada com videiras nos ultimos anos e 

resultado, como sera visto, do forte incremento das exportacoes chilenas. Observou-

se um aumento nos investimentos em plantacoes de vinhedos de cepas demandadas 

internacionalmente, como e o caso da Cabernet Suvignon, Merlot, Cot, Pinot Negro, 

Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Blanc. Entre 1996 e 1997, houve um aumento 

de 13,5 % na superficie plantada com uvas viniferas (ODEPA). 

TABELA 27 - Superficie plantada com videiras - Chile 

Anos 
Tipos de Cultivos 

Total Anos Viniferas De Mesa Total 

1989 66.120 46.160 112.280 

1990 65.202 48.218 113.420 

1991 64.850 47.900 112.750 

1992 63.106 49.840 112.946 

1993 53.093 49.333 102.426 

1994 54.146 49.305 103.451 

1995 54.393 49.803 104.196 

1996 56.004 50.435 106.439 

1997 63.500 59.700 123.200 

Fonte: Elaboracao propria baseado nos dados de Oficinas de Estudos e Politicas Agrarias 
ODEPA com informacoes de SAG e Guia do Vinho Chileno. 

4.7.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Producao e Consumo 

Conforme ja foi colocado, as condicoes edafo-climaticas chilenas 

permitem a producao de vinhos finos de excelente qualidade. O volume de vinho 

produzido pelo Chile nos ultimos anos e suas respectivas taxas de crescimento estao 

expostos na tabela 28. 

Ela mostra o volume significativo de vinhos que sao produzidos no 

Chile. Em 1997, este volume chegou a 430,758 milhoes de litros. Observa-se 

tambem um crescimento extremamente significativo da producao de vinhos finos, 

uma vez que a taxa anual de crescimento observada entre 1991 e 1997 foi de 10,46 
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o que desembocou em um crescimento na producao total de 4,42 % ao ano. Por 

outro lado, verificou-se um expressivo declinio na producao de vinhos comuns, 

principalmente em 1995. 

No que diz respeito ao consumo interno de vinhos chilenos, conforme 

ja foi visto, apresenta uma trajetoria de declinio. Segundo dados oficiais o consumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

per capita de vinhos chegou a pouco mais de 15 litros, sendo que na decada de 50 

superava os 60 litros, na decada de 70 mais de 45 litros e na decada passada mais de 

30 litros. (Guia do Vinho Chileno). 

TABELA 28 - Producao de vinhos - Chile 

Tipos de Vinhos 

Anos Finos De Mesa Total 

1991 237.404 44.835 282.239 

1992 212.757 103.777 316.535 

1993 223.981 106.264 330.246 

1994 276.648 83.190 359.838 

1995 290.904 25.833 316.137 

1996 337.273 45.097 382.369 

1997 381.667 49.091 430.758 

Tx. Crescimento 

em %( ,) 

10,46 -21,49 4,42 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de Oficina de Estudos de Politicas Agrarias -
ODEPA com informacao de SAG. 

(1) Taxas anuais de crescimento, calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 
modelo y=Aert. 

4.7.2.3 Mercado Externo 

Conforme ja foi destacado anteriormente, o Chile e um pais que vem 

aumentando sistematicamente sua participacao no mercado vitivinicola mundial, 

devido ao incremento significativo de seu volume e valor das exportacoes. 

O Chile exporta atualmente cerca de 60 % de sua producao domestica, 

distribuidas em mais de 80 paises por todo o mundo. Entre os principals 

importadores do vinho chileno estao os EUA e o Reino Unido, destacando-se os 
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paises da Asia que aumentaram significativamente suas importacoes nos ultimos 

anos (Guia do Vinho Chileno). 

O potencial exportador do setor vitivinicultor chileno esta destacado 

nas tabelas 29 e 30. A primeira mostra a fantastica evolucao do volume exportado de 

vinho nos ultimos anos, uma vez que saltou de um total de 10,4 milhoes de litros na 

media 1976-80 para 184,08 milhoes de litros em 1996. Em termos de valor, o 

aumento foi tambem bastante significativo, sendo que aumentou de 175,6 milhoes de 

dolares em 1995 para 404,4 milhoes em 1997, significando um aumento relativo de 

130 % neste periodo. 

TABELA 29 - Exportacoes de vinhos - Chile 

Periodo 
Exportacoes 

Periodo 
Em milhoes de Lts. Em milhoes de US$ 

Media 76-80 10,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Media 81-85 11,2 -

Media 86-90 23,0 -

1990 46,5 -

1991 64,9 -

1995 128,87 175,6 

1996 184,08 284,3 

1997 - 404,4 

Fonte: Ate 1991: LAPOLLI et alii, 1995, pag. 136. 

Para: 1995, 1996 e 1997: Oficina de Estudo de Politicas Agrarias-ODEPA. 

A tabela 30 por sua vez, mostra a significativa evolucao do volume 

exportado de uvas de mesa e uvas-passa. No caso do primeiro, passou de um volume 

total de 17 milhoes de quilos na media 1971-1975 para 636 milhoes de quilos no ano 

de 1990. 

Dados mais recentes indicam que o montante de divisas geradas pelas 

uvas chilenas foi de 511,3 milhoes de dolares em 1995, 611,6 milhoes de dolares em 

1996 e 627,8 milhoes de dolares em 1997 (ODEPA). O incremento do volume 

exportado com uvas-passa foi bastante significativo, uma vez que saltou de 1,2 



155 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

milhoes de quilos na media 1976-80 para um total de 26,4 milhoes de quilos em 

1990. 

Estes dados sobre o volume exportado pelo setor vitivinicola chileno 

corroboram o que havia sido afirmado anteriormente, ou seja, que o Chile esta 

ganhando espaco no ambit o da vitivinicultura mundial e tambem, que os aumentos 

verificados tanto na superficie plantada com videiras, tanto no volume da producao 

de vinhos e uma consequencia do aumento significativo observado nas exportacoes 

dos ultimos anos. 

TABELA 30 - Exportacoes de uvas de mesa e uvas-passa - Chile 

Periodo Uvas de Mesa Uvas-passas 

Media 1971-1975 17 -

Media 1976-1980 - 1,2 

Media 1981-1985 - 3,0 

1986 233 

1987 276 

1988 330 

1989 344 20,8 

1990 636 26,4 

Fonte: LAPOLLI et alii, 1995, pag. 136-137. 

4.7.3 Uruguai86 

A uva e o vinho como ramo agroindustrial existem no Uruguai ha pelo 

menos 125 anos, uma vez que comecou a se desenvolver em escala comercial depois 

da independencia do pais. Porem, chegou muito tempo antes ao territorio uruguaio, 

sendo que as primeiras videiras chegaram, a exemplo do Chile e Argentina, com os 

espanhois nos seculos XVTI e XVIII. 

86 As informacoes sobre o Chile foram extraidas de um estudo realizado pelo Instituto Nacional de 

Vitiviniculmra do Uruguai - INAVT. (Ver bibliografia) 
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4.7.3.1 Caracteristicas e Importancia Socio-economica 

Atualmente, a vitivinicultura e uma importante fonte de ocupacao na 

economia uruguaia, pois reune cerca de 50.000 pessoas e representa 14 % do valor 

da producao agricola nacional. As condicoes climaticas sao favoraveis ao cultivo da 

videira, uma vez que este pais possui um clima temperado, com 18° C de temperatura 

media anual, 1.000 mm de precipitacao media anual e 60 % de heliofania 

(expressado em horas de sol). 

A superficie atual de vinhedos e de 9.400 hectares, segundo dados do 

ultimo censo viticola, realizado em 1993. A maior concentracao de vinhedos 

encontra-se na regiao sul do pais, compreendendo 88 % da superficie total. O numero 

de vinhedos inscritos no ultimo censo foram de 3.530, sendo que 90 % sao menores 

de 5 hectares. A producao de uvas e de 110 milhoes de quilos (na media dos ultimos 

5 anos) sendo que 98 % e destinada a elaboracao de vinho. 

Neste ponto e importante destacar o declinio significativo no cultivo 

de videiras no Uruguai. Segundo LAPOLLI et alii, a superficie plantada em 1956 era 

de 19.000 hectares, caindo para 14.000 hectares em 1989 (1995, pag. 134). Deste ano 

ate 1993 ocorreu uma queda relativa de 52 % na superficie plantada. 

No que se refere a uvas para vinho, 70 % daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Viti Viniferas em cultivo 

sao variedades tradicionais de vinhedos do Uruguai principalmente Tannat ou 

Harriague, Folle Noire ou Vidiella e Moscateles. Os 30 % restantes sao variedades de 

cultivo mais recente, como e o caso da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 

Sauvignon Blanc, Chardonnay,etc. 

Quanto as uvas de mesa, se pode constatar que a producao e destinada 

basicamente para o consumo interno, com destaque para as cultivares Cardinal (40 % 

da producao) e Italia (30 % da producao). 

Atualmente sao elaborados 85 milhoes de litros de vinhos, 

considerando a media 1991-1995. Deste volume, 35 % corresponde a vinho tinto, 22 

% a rosado, 11 % branco e os 32 % restante ao vinho clarete. 

Nos ultimos cinco anos foram consumidos, em media, 90 milhoes de 

litros de vinhos no Uruguai, sendo que o consumo de 1994 alcancou 95 milhoes de 
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litros, correspondendo a um consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de 30 litros. Vale ressaltar que o 

consumo de vinhos vem apresentando uma trajetoria ascendente nos ultimos 8 anos. 

4.7.3.2 Mercado 

Em termos monetarios, o tamanho do mercado interno do vinho no 

Uruguai e de 169 milhoes de dolares, incluindo o vinho nacional e estrangeiro. As 

importacoes de vinhos pelo Uruguai apresentam uma tendencia crescente, em funcao 

do rebaixamento das tarifas de importacao (60 %) a partir de 1991, no ambito das 

negociacoes do MERCOSUL. 

As importacoes majoritarias provem da Argentina, Chile, Espanha, 

Franca e Alemanha. Em relacao a uva de mesa, uvas-passa, mosto concentrado e 

sucos, pode-se constatar que as importacoes sao significativas em relacao ao 

tamanho do mercado interno. 

No entanto, o mercado externo vitivinicola uruguaio e um dos mais 

dinamicos do pais, uma vez que as exportacoes mostram um crescimento constante 

nos ultimos cinco anos, com destaque para os vinhos de qualidade superior. O 

volume das exportacoes uruguaias em 1995, corresponderam a 219.018 litros e em 

1996 564.020. Os principals importadores do vinho uruguaio em 1996 foram: 

Inglaterra (281.961 litros), Brasil (73.822 litros), Noruega (59.200 litros), Canada 

(44.118 litros) e Suecia (27.000 litros). 

Em linhas gerais, pode-se constatar que a Vitivinicultura e um setor 

importantissimo no contexto socio-economico uruguaio, muito embora em termos 

relativo ela represente uma parcela nao muito expressiva no contexto do 

MERCOSUL. 

4.7.4 Paraguai 

Segundo dados divulgados no Congresso da O IV. de 1992, citado 

por LAPOLLI et alii (1995), as caracteristicas da Vitivinicultura paraguaia sao as 

seguintes: 
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- a origem da culture da uva e muito antiga, as primeiras noticias datam 

de 1541; 

- a area atualmente plantada e de cerca de 2.000 hectares; 

- o desenvolvimento da culture esta limitado por razoes climaticas, com 

ausencia de variedadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vitis vinifera; 

- a maturacao antecipada nao permite um ciclo vegetativo e produtivo 

harmdnico e a grande proliferacao de doencas criptogamicas faz com que 

se obtenham colheitas com baixa graduacao e alta acidez; 

- a vindima comeca geralmente na primeira quinzena de dezembro; 

- a producao media por hectare e de cerca de 12.000 quilos e; 

- as principals variedades cultivadas sao a Oberling e Jacques. 

No que diz respeito as importacoes de produtos vitivinicolas, constata-

se que estas situam-se na ordem de quatro milhoes de litros, sendo que 50 % sao 

provenientes do Chile. O Brasil e a Arentina tambem aparecem como importantes 

exportadores (Hernandez e Kunstmann, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 135). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7.5 Bolivia 

A Bolivia e um pais que, a exemplo do Paraguai e Uruguai, nao tern 

uma tradicao vitivinicola expressiva, o que dificulta a coleta de informacoes sobre 

este pais. No entanto, as duas tabelas colocadas abaixo proporcionam uma ideia da 

magnitude e da distribuicao geografica da viticulture boliviana. 

A tabela 31 indica uma trajetoria ascendente tanto na area plantada 

como da producao. No entanto, ela evidencia a pouca expressao da viticulture 

boliviana, que em 1996 possuia 3.869 hectares plantados com videiras, com uma 

producao de 21.738 toneladas de uvas. Vale destacar que a area plantada com 

videiras em 1996, correspondeu a 6,93 % do total da area plantada com frutas e 0,23 

% do total da area plantada boliviana. 
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TABELA 31 - Area plantada com videiras e producao de uvas - Bolivia 

Anos Superficie (em ha) Producao (em Tn.) 

1989 3.038 16.668 

1990 3.046 16.555 

1991 3.168 17.688 

1992 3.642 18.795 

1993 3.663 20.223 

1994 3.715 21.530 

1995 3.755 20.147 

1996 3.869 21.738 
Fonte: Elaboracao propria com base nos dados do INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

DA BOLIVIA - INE. 

A tabela 32 por sua vez destaca as regioes viticolas bolivianas, onde 

se destacam as provincias de Chuquisaca e Tarija. Elas foram responsaveis por cerca 

de 66 % da area plantada com videiras e cerca de 70 % do total produzido de uvas 

em 1996. 

TABELA 32 - Participacao das principals provincias viticolas bolivianas em 1996 

Provincias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 

Total Area 

7 

Part. Area 
Total Producao Part. Producao 

(em ha.) (em %) (em toneladas) (em %) 

Chuquisaca 1.370 35,41 6.850 31,51 

Cochabamba 109 2,82 600 2,76 
La Paz 435 11,24 1.775 8,16 
Potosi 610 15,77 3.200 14,72 
Santa Cruz 160 4,14 784 3,61 

Tarija 1.185 30,63 8.529 39,20 
Total 3.869 100,00 21.738 100,00 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

DA BOLIVIA - INE. 

Neste capitulo foram destacados os principals paises e regioes 

produtores vitivinicolas mundiais, com destaque para a Comunidade Europeia e 

MERCOSUL. Pode-se constatar que o centro da vitivinicultura mundial esta situado 

na Europa, principalmente em paises como a Franca, Italia, Espanha, Alemanha e 

Portugal. 

Ficou evidenciado o enorme potencial produtivo destes paises e o 

dominio que estes exercem sobre o mercado mundial, sobretudo atraves da 

significativa participacao de suas exportacoes vinicolas. Alem disso, a vitivinicultura 
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da CEE esta atravessando por uma fase delicada, refletida na geracao de sucessivos 

excedentes. 

Quanto ao MERCOSUL, ficou comprovada a potencialidade argentina 

e chilena, com destaque para este ultimo pais, principalmente no que se refere ao 

incremento de suas exportacoes. 

Este panorama serve para indicar os desafios da vitivinicultura 

brasileira e sul-riograndense em uma situacao de abertura de mercado, o que levaria 

necessariamente a concorrencia com os produtos vitivinicolas destes paises. Os 

impactos da iniciativa de liberalizacao do mercado brasileiro a partir de 1989 sobre a 

vitivinicultura do Rio Grande do Sul, bem como suas caracteristicas, sera o tema para 

o proximo capitulo. 
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5. IMPACTOS DA ABERTURA COMERCIAL BRASILEIRA SOBRE A 

VITIVINICULTURA GAUCHA 

5.1 His tori a da Vitivinicultura Brasileira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme ja foi colocado no capitulo anterior, a videira chegou na 

America atraves das navegacoes espanholas. Inicialmente Colombo trouxe-a para as 

Antilhas, de onde seria levada para o Mexico e, mais tarde, espalhada para a America 

hispanica. 

No Brasil aquela cultura foi introduzida pela primeira vez em 1532, 

por Martin Afonso de Souza, em sua capitania de Sao Vicente. No entanto, o 

primeiro viticultor brasileiro foi Bras Cubas, que iniciou a producao de vinho em 

1551, no planalto de Piratininga em Sao Paulo. 

Deste momento em diante o cultivo se espalhou pelo pais, sendo 

introduzido no Rio Grande do Sul em 1626 pelo jesuita Roque Gonzales que, em Sao 

Nicolau, na fase que antecedeu a formacao dos Sete Povos das Missoes, plantaria 

videiras europeias. No entanto, com a destruicao das reducoes jesuiticas pelos 

Bandeirantes, entre 1630 e 1636, o cultivo de uvas e a producao de vinhos foram 

interrompidos e retomados somente a partir de 1742, com a chegada dos acorianos e 

madeirenses que se fixaram em Rio Grande e Porto Alegre. 

A producao comercial da uva e do vinho foi realizada pela primeira 

vez pelo acoriano Manoel de Macedo Brum, em 1813, sendo que em 1820 os 

imigrantes alemaes trouxeram novas cepas de videiras europeias. Portanto, a 

principal videira gaucha chegaria ao Estado em 1840, pelas maos do comerciante 

Thomas Messinger que plantou alguns bacelos da videira americana Isabel, vinda 

dos Estados Unidos. 

Pela sua forte resistencia a pragas e doencas o cultivo da variedade 

Isabel se espalharia rapidamente por todo o Estado, sendo que em 1860 ja ocupava 

Historic© obtido principalmente atraves da home page de RS VIRTUAL, disponivel em 

http://www.riogrande.com.br/ 

http://www.riogrande.com.br/
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praticamente todos os parreirais gauchos, situacao esta que persiste ate os tempos 

atuais. 

Porem, ainda que devam ser consideradas as iniciativas anteriores, foi 

a partir de 1875, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil, que a 

viticultura entra em uma fase de expansao realmente significativa. Os italianos 

traziam consigo alem da expectativa de uma vida melhor, a tradicao secular de 

cultivar a videira e produzir vinho. Vale ressaltar que as cultivares trazidas pelos 

imigrantes nao resistiram as condicoes edafo-climaticas da regiao, o que levou a 

substituicao daquelas pela Isabel, de comprovada eficiencia. 

Inicialmente os colonos produziam vinho somente para consumo 

proprio, situacao esta que passa a se alterar posteriormente em funcao dos incentivos 

recebidos por parte do Estado, que via no avanco da comercializacao um importante 

potencial para o desenvolvimento capitalista na regiao. 

A maior parte das empresas comerciais de vinhos foram fundadas 

entre 1900 e 1925. O crescimento do comercio e o consequent e acirramento da 

concorrencia provoca a criacao do Sindicato Vinicola Rio-Grandense, fundado em 

1927, com a funcao de controlar as relacoes comerciais do setor. 

Neste contexto, observa-se o surgimento de varias industrias vinicolas, 

sendo as mais importantes a Dreher e Salton, em 1910, e a Peterlongo, em 1913, 

alem da criacao da Companhia Vinicola Rio Grandense em 1929. A partir da decada 

de 1970 ocorre a implantacao de empresas multinationals no setor, como por 

exemplo, a Martini & Rossi, Moet & Chandon, Maison Forestier, Heublein e 

Almaden que passaram a introduzir processos de vinificacao mais modernos. 

No entanto, e importante chamar a atencao para o fato de que esse 

processo de industrializacao contribuiu para a desagregacao da antiga producao 

artesanal do vinho realizada pelos pequenos produtores. Com o apoio do Estado, o 

Sindicato Vinicola, claro defensor dos interesses das industrias, passou a 

implementar um conjunto de politicas que contribuiram para o estreitamento nos 

lacos de exploracao do trabalho do pequeno produtor88. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme observou SANTOS: "Esta associacao de interesses, pelas quais se aceitava a acSo 

m i / . m i . 1 , 1 u w u o i a u u •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in 1 1 \ a y o v »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ V p i v y v a C i l l v v i i u a j / a i u u n a w o j^v ' iv / i ;nv. I U I V J I .5 jX. i I . - V I V J V , L C V C i U U " 

se prontamente no processo de destniigao do artesanato domestico do vinho". (1984, pag. 81) 

file:///ayov
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A pressao das vinicolas foi no sentido de que o colono deixasse de 

produzir seu proprio vinho, o que caracterizava uma especie de concorrencia com 

aquelas, e comercializasse toda a uva produzida em sua propriedade. Juntamente com 

a materia-prima para a fabricacao do vinho, ocorria o fortalecimento das relacoes 

capitalistas de producao, onde o trabalho excedente do produtor e sua familia se 

convertia em taxas de lucros em expansao para os capitalistas da industria vinicola89. 

Embora a analise sobre a relacao do produtor de uvas com as 

industrias vinicolas nao contemple os objetivos diretos deste trabalho, admite-se que 

existe esta relacao conflituosa entre ambos, e que normalmente resulta em 

desvantagem para os primeiros. Alem do mais, os possiveis impactos negativos de 

uma abertura comercial sobre o complexo vitivinicultor, sera sentido mais fortemente 

sobre os produtores viticolas, uma vez que estes representam o elo mais sensivel 

desta cadeia. 

5.2 Caracteristicas da Vitivinicultura Brasileira 

5.2.1 Regioes Produtoras e Producao Vitivinicola 

O Brasil, conforme ficou demonstrado no capitulo anterior, nao se 

notabiliza como um grande produtor de uvas em nivel mundial devido, 

principalmente, as suas caracteristicas edafo-climaticas e culturais. A area plantada 

com videiras em 1997 foi de 56.929 hectares, o que representou uma producao de 

900.979 toneladas de uvas (Ver tabela 33). 

A distribuicao geografica das videiras brasileiras pode ser observada 

atraves da tabela 33. Percebe-se que ocorre uma concentracao nas regioes Sul, 

Sudeste e Nordeste do Brasil, com um nitido predominio do Rio Grande do Sul, com 

60,45 % do total da area plantada com videiras e 50,49 % do total produzido em 

toneladas. Depois do Rio Grande do Sul aparecem em ordem decrescente os estados 

de Sao Paulo, Parana, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais. 

89Para uma analise detalhada sobre o processo de subordinacao do trabalho do viticultor da serra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g a u u i a a s u i u u s u i a s v i i i i ^ U i a s ^ ow vjpv^ ia nva o, w izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \J u a u a m u j a t i i a u uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.1 v. j u a v v i i / i - i u i . l a v o i w U \ J S 

Santos: "Colonos do Vinho: Estudo Sobre a Subordinacao do Trabalho Camponcs ao Capital", Editora 
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E importante destacar que a maior parte da uva produzida no Rio 

Grande do Sul (cerca de 85 % do total produzido) e Santa Catarina (cerca de 75 %) 

sao destinadas a vinificacao, conforme sera visto a seguir, o mesmo nao ocorrendo 

nos demais estados. 

No Estado de Sao Paulo as principals regioes viticolas se encontram 

nas Microrregioes 047 - Jundiai; 045 - Piedade; 032 - Campinas; 048 - Braganca 

Paulista e 046 - Sorocaba contribuindo, respectivamente, com 34,88 %, 30,54 %, 

16,20 % e 5,12 % da producao total do Estado. Do total produzido, 90 % sao 

destinadas ao consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, sendo as principals variedades cultivadas a Niagara 

Rosada (80 % da producao) e a Italia (Censo Agropecuario 1985, citado por 

LAPOLLI et alii, 1995, pag. 11). 

TABELA 33 - Area Plantada com videiras e total produzido de uva - Brasil e 

Estados - 1997 

1997 Participacao em % 

Estados Area Plantada Total Produzido Area j Producao 

Rio Grande do Sul 34.411 454.946 60,45 50,49 

Sao Paulo 9.520 227.140 16,72 25,21 

Parana 4.200 50.400 7,38 5,59 

Bahia 2.324 67.631 4,08 7,51 

Pemambuco 2.044 46.596 3,59 5,17 

Santa Catarina 3.645 45.338 6,40 5,03 

Minas Gerais 785 8.928 1.38 0.99 

Total Brasil 56.929 900.979 100.00 100.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: IBGE 

Em Santa Catarina as principals videiras cultivadas sao as americanas 

e hibridas, destacando-se a Isabel e Niagara. Aproximadamente 75 % da producao de 

uvas se destinam a elaboracao de vinhos de consumo corrente, sendo que a producao 

se concentra basicamente na Microrregiao 004 - Joacaba, que e responsavel por 

78,15 % do total produzido no Estado (Ibid., pag. 12). 

As principals regioes produtoras no Estado do Parana sao as 

Microrregioes 014 - Assai (16,16 %) e 037 - Curitiba (13,05 %), destacando-se as 



165 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cultivares Niagara e Italia. Em Minas Gerais destacam-se as Microrregioes 051 -

Pocos de Caldas, que produz 24,69 % das uvas do Estado e 006 - Pirapora, que 

produz 44,08 % do total (Ibid., pag. 12). 

Na regiao Nordeste a producao de uvas se concentra no Vale do Rio 

Sao Francisco, principalmente nos estados de Pernambuco e Bahia. O primeiro 

participou, em 1996, com 42,77 % do total produzido com uvas e 50,61 % do total da 

area plantada com videiras na regiao. A Bahia por sua vez participou com 57,23 % 

do total produzido com uvas e 79,39 % do total da area plantada (Calculos proprios 

com base nos dados do IBGE). Vale ressaltar que 97 % das uvas produzidas no 

Nordeste sao de mesa, para consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura. 

Outro dado importante e no que se refere ao incremento verificado na 

regiao, tanto em nivel de area plantada com videiras quanto em termos de 

crescimento de rendimentos medios, na decada de 70 para ca. O Nordeste possuia 

279 hectares plantados com videiras em 1973, passando para 1.085 hectares em 1986 

e chegando a 4.497 hectares em 1996. Isto representa uma taxa anual media de 

crescimento de 12,12 % entre 1973 e 1996 (Ibid). 

Os Estados que mais se destacaram foram a Bahia, que apresentou 

uma taxa media de crescimento da area plantada de 22,05 % no periodo 

anteriormente referido, e Pernambuco, com uma taxa anual de crescimento da ordem 

de 10,11 % (Ibid.). 

No que se refere a rendimentos medios da producao de uvas no 

Nordeste, se observou uma taxa de crescimento media anual de 7,65 % ao ano entre 

1973 e 1996. Os Estados que mais se destacaram foram Rio Grande do Norte, que 

apresentou uma taxa media de crescimento anual da ordem de 15,88 %; a Bahia, 

11,34 %; o Ceara 10,63 %; e Pernambuco 4,79 % (KOURI, 1998, pag. 105). 

5.2.1.1 Uvas de mesa 

A producao de uvas de mesa e liderada por Sao Paulo, onde se 

localiza 66 % da producao e 60 % da area plantada para este fim. As principals 

qualidades cultivadas sao Italia, Rubi, Niagara e Isabel, sendo que as duas ultimas 
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servem tanto para consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, quanto para vinificacao (LAPOLLI et alii, 

1995, pag. 13-15). 

As informacoes sobre a producao nacional de uvas de mesa estao na 

tabela 34. Conforme ja foi colocado, Sao Paulo lidera a producao sendo seguido pelo 

Rio Grande do Sul, Parana, Santa Catarina, Pernambuco e Minas Gerais. No entanto, 

e importante ressaltar que os dados da tabela sao do Censo Agropecuario realizado 

em 1985. Neste momento, a area plantada com videiras em Pernambuco era de 

apenas 479 hectares e o total produzido era de 3.360 toneladas de uvas, sendo que a 

Bahia nem sequer aparecia nas estatisticas. 

Conforme ja foi visto anteriormente, a partir principalmente de 1986 

ocorre um incremento significativo tanto em termos de area plantada quanto em 

termos de producao de uvas no Nordeste. Em 1996 esta regiao possuia um total de 

4.497 hectares plantado com videiras, que produziram cerca de 115.000 toneladas de 

uvas. A Bahia, com 2.221 hectares plantados com videiras, produziu 64.676 

toneladas de uvas e Pernambuco, com 2.276 hectares, produziu 48.329 toneladas de 

uvas (IBGE). 

TABELA 34 - Distribuicao da producao nacional de uvas de mesa, 1985 

Produgao Area Videiras 

Estados Toneladas (%) ha (%) 1000 pes 
Rio Grande do Sul 17.497 16,1 2.189 17,6 2.501 7,2 

Sao Paulo 72.243 66,4 60,0 60,0 29.437 84,7 

Santa Catarina 4.419 4,1 4,4 4,4 605 1,7 

Parana 8.996 8,3 12,6 12,6 1.120 3,2 

Pernambuco 3.360 3,1 3,9 3,9 835 2,4 

Minas Gerais 2.256 2,0 1,5 1,5 274 0,8 

Total 108.771 100,0 12.433 100,0 34.772 100,0 

home: IhSUh, Censo Agropecuario de 1985, cilado porLAfOLLI et alii, 1995. pag. 15. 

5.2.1.2 Uvas Viniferas e Producao de Vinhos 

A producao de uvas destinadas a vinificacao no Brasil estao colocadas 

na tabela 35. Como ja havia sido destacado anteriormente, se observa um 
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significativo predominio do Rio Grande do Sul, tanto em nivel de area plantada 

quanto em termos de producao. Em 1985, este estado produziu 594.982 toneladas de 

uvas, espalhados em 38.200 hectares, que representaram 88,9 % e 83 % 

respectivamente do total nacional. Atras do Rio Grande do Sul aparece o estado de 

Santa Catarina, e de forma inexpressiva, Parana, Sao Paulo, Pernambuco e Minas 

Gerais. 

TABELA 35 - Distribuicao da producao nacional de uvas para vinificacao, 1985 

Estados 
Producao Area 

Estados 
Toneladas (%) Ha (%) 

Rio Grande do Sul 594.982 88,9 38.200 83,0 

Sao Paulo 6.003 0,9 798 1.7 

Santa Catarina 53.272 8,6 5.055 11,0 

Parana 7.142 1,2 1.410 3,2 

Pernambuco 1.436 0,3 211 0,4 

Minas Gerais 770 0,1 325 0,7 

Total 618.605 100,0 45.999 100,0 
Fonte: IBGE, CENSO AGROPECUARIO de 1985, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 16. 

No que se refere a producao de vinhos e mostos no Brasil, se percebe 

mais uma vez o predominio do Rio Grande do Sul, que participou, em media, com 

90,73 % da producao nacional entre 1982 e 1991 (Ver tabela 36). A tabela mostra 

tambem que o Brasil produziu um volume de 218 milhoes de litros em 1991. 

Do que ficou demonstrado ate aqui, pode-se concluir que a 

participacao do Rio Grande do Sul na producao vitivinicola nacional e 

preponderante, sobretudo no que se refere a area plantada com videiras, producao de 

uvas para vinificacao e vinhos. Conforme ja foi colocado, a participacao do Rio 

Grande do Sul em 1996 em termos de area plantada e producao de uvas foi de 60,45 

% e 50,49 % respectivamente, do total nacional. 
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TABELA 36 - Producao nacional de vinhos e mostos por Estados - 1982/1991 

Anos Media 1982/1991 

Estados 1982 1983 1984 1985 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Quant. % 

RS 330 188 243 368 225 218 349 274 311 204 274 90,73 

SC 22 14 19 26 21 14 20 17 18 9 19 6,35 

SP 9 6 8 4 7 7 4 5 5 3 6 2,07 

MG 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 0,69 

PR 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0,15 

Total 363 209 272 401 257 242 376 298 336 218 302 100,00 
Fonte: LAPOLLI et alii, 1995, pag. 23. 

O Rio Grande do Sul participou ainda com 88,9 % da producao 

nacional de uvas para vinificacao em 1985 e em media com 90,73 % do total 

produzido de vinhos em nivel nacional entre 1982 e 1991. A magnitude destes dados 

revelam a importancia que a vitivinicultura representa para o Estado, tanto em termos 

economicos como sociais. 

Nesse sentido, com base no ultimo Cadastro Viticola publicado em 

1996, sera tracado a seguir um panorama geral sobre localizacao geografica, total 

produzido por especies de uvas e total da area plantada com videiras no Rio Grande 

do Sul. Vale lembrar que a construcao e analise das series temporais sobre as 

variaveis definidas sera feita posteriormente. 

5.2.2 A Vitivinicultura do Rio Grande do Sul 

Conforme ficou demonstrado anteriormente, a consolidacao da 

vitivinicultura no Rio Grande do Sul ocorre a partir da chegada dos primeiros 

imigrantes italianos na regiao. Tsto demonstra que este fenomeno possuiu, em sua 

origem, um forte componente cultural, ou seja, os italianos, com sua forte tradicao 

vitivinicola, transferiram esta pratica de seu pais de origem para a regiao serrana do 

Estado. 

No entanto, e importante destacar que as condicoes edafo-climaticas 

da regiao nao sao as mais apropriadas para o cultivo de videiras. Entre as 

adversidades apresentadas na regiao para este tipo de cultivo aparece em primeiro 

lugar a alta media anual de chuvas (1.665 mm., com media de 120 dias de chuva por 
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ano), que acaba contribuindo para a ocorrencia de problemas fitossanitarios, para a 

diminuicao da qualidade fisico-quimica da fruta para a vinificacao, para a reducao do 

teor de acucar e ainda para o aumento da relacao acido/aciicar. Alem disso, a 

ocorrencia de geadas fora de epoca leva a uma diminuicao da produtividade dos 

parreirais (STEIN NETO, 1991, pag. 20). 

Apesar destes fatores adversos, conforme ja foi demonstrado, a 

vitivinicultura apresentou um crescimento significativo na regiao. No Rio Grande do 

Sul sao cultivadas cerca de 35 variedades de uvas viniferas tintas, entre as quais se 

destacam a Cabernet Franc, a Merlot, a Cabernet Sauvignon, a Barbera e a Pinot 

Noir. Sao cultivadas ainda cerca de 40 variedades de viniferas brancas ou rosadas, 

como por exemplo a Moscato, a Riesling Italico, a Trebbiano, a Malvasia, a 

Semillon, a Peverela, a Gewurstraiminer e a Chardonnay (LAPOLLI et alii, 1995, 

pag. 16). 

Entre as uvas americanas ou hibridas encontram-se 12 variedades 

tintas (Isabel, Concord, Hebermont, Bordo, Seibel e outras) e 10 variedades brancas 

ou rosadas. Em termos de uvas de mesa se destacam somente duas variedades tintas e 

quatro variedades brancas (Poid., pag. 18). 

Em 1997 foram produzidos 384.555 quilos de uvas no Rio Grande do 

Sul, sendo que deste total, 64.100 quilos foram de uvas viniferas e 319.574 quilos de 

Americanas ou Hibridas. Vale destacar que a participacao destas duas variedades no 

total produzido foi de 16,6 % e 83 % respectivamente (UVIBRA). 

Dados mais recentes sobre a finalidade da producao da uva produzida 

no Rio Grande do Sul, podem ser obtidas analisando as informacoes do Cadastro 

Viticola do Rio Grande do Sul. Este mostra que do total da uva produzida no Estado, 

78,46 % foram comercializadas a terceiro para vinificacao; 7,76 % foram vendidas 

para consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, 6,68 % foram de uvas produzidas pela propria industria para 

vinificacao; 3,94 % para vinificacao na propria cantina rural; 2,35 % para vinificacao 

propria e o restante para a elaboracao de geleias e outros usos. 

Estas informacoes expoem a total integracao do produtor de uvas com 

a industria vinicola na regiao. Percebe-se que apenas 3,94 % do total de uvas 

produzidas em 1995 se destinaram a vinificacao na propria cantina rural, sendo que a 
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maior parte, 78,46 %, foram comercializadas a terceiros, ou seja, para a 

industrializacao pelas proprias vinicolas. 

Considerando que na safra de 1972, estimou-se que 22,2 % da 

quantidade de uva produzida na regiao foram vendidas para o comercio90, pode-se 

perceber que a situacao atual da finalidade da producao da uva apresentou alteracoes 

significativas ao longo dos anos91. Inicialmente, o vinho era produzido pelo 

campones em sua propria propriedade de forma artesanal, ou seja, o produtor colhia a 

uva e fabricava o vinho, para somente depois revende-lo para os comerciantes. 

Isto demonstra que ocorreu um estreitamento significativo nos lacos 

de dependencia do produtor em relacao a industria vinicola, com todas as 

conseqiiencias negativas que isto pode ter representado92. As informacoes divulgadas 

pelo Cadastro indicam que a producao artesanal de vinhos esta praticamente 

desaparecendo do Rio Grande do Sul, o que aponta para a generalizacao das relacoes 

capitalistas na producao vitivinicola neste Estado. 

5.2.2.1 Localizacao das Videiras e Producao Vitivinicola 

A tabela 37 mostra a distribuicao geografica das videiras por 

microrregiao do Rio Grande do Sul e o total da producao de uvas em toneladas para 

o ano de 1995. Pode-se constatar que a MR-016, que engloba os municipios 

localizados na serra gaucha, detem o dominio absoluto tanto em termos de area 

plantada com videiras quanto em producao de uvas. 

Seguida pela MR-016 aparece a MR-015, localizada na regiao de 

Vacaria e a MR-030, que compreende basicamente o municipio de Santana do 

Livramento. E importante destacar que esta ultima regiao, por apresentar condicoes 

edafo-climaticas apropriadas, vem se destacando nestes ultimos anos no contexto da 

producao vitivinicola do Rio Grande do Sul93. Localizada proxima a Argentina e ao 

Ncslc incsmo ano, periodo que foi earaclcrizado pelo augc da inscrcao das industrias vinicolas na 

regiao, as cantinas rurais isoladas consumiram 11,3 % da uva vinificada na regiao ( SANTOS, 1984. 

pag. 71 e86). 

E importante destacar que esta situagSo se consolida entre os anos de 1969 e 1973, pois esse e" o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p C izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i v n j u v m v j u v . i « . v i i i _ i n i u i gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1, i i , 111 / , i v _ . i - • u o 11 i n 11'-•i i 1.1 vu u vA i i a n a ->L i 1,1 g < i u i . i i < i 

Sobre esta questao, ver mais uma vez o trabalho Jose Vicente Tavares dos Santos. 
93 "A regiao da Campanha do Rio Grande do Sul experimentou um grande crescimento vitivinicola na 

decada dc 80. cm especial o municipio de San tana do LivraiiiCiito que dc uma producao de vmlios. 
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Uruguai, apresenta condicoes climaticas bem definidas, o que garante uma boa 

qualidade para a uva e, consequentemente, para o vinho. 

TABELA 37 - Area e producao viticola por regiao do Rio Grande do Sul - 1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Microrregioes Area (em ha) Producao (em t) Part. Area em % Part. Producao em % 

MR-005 - Sananduva 35,10 289,76 0,15 0,07 

MR-010-PassoFundo 1,98 17,60 0,01 0,00 

MR-014-Guapore 500.01 4.315,34 2,12 1,03 

MR-015 - Vacaria 711.64 8.467,40 3,01 2,02 

MR-016 -Caxias do Sul 21.542,16 395.763,44 91,17 94,29 

MR-023 - Montenegro 210,56 2.393,35 0,89 0,57 

MR-024 - Gramado-Canela 48,21 514,41 0,20 0.12 

MR-029 - Campanha Ocidental 3,64 13,24 0,02 0,00 

MR-030 - Campanha Central 538.96 7.678,60 2,28 1,83 

MR-031 - Campanha Meridional 1,00 6,00 0,00 0,00 

MR-032 - Serras de Sudeste 35,20 279,44 0,15 0,07 

Total 23.628,46 419.738.58 100,00 100,00 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados do Cadastro Viticola do Rio Grande do Sul. 

No ambito da MR-016 se destacam os municipios de Bento 

Goncalves, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi. Em 1995, estes 

municipios foram responsaveis por cerca de 70 % da area plantada com videiras na 

regiao e cerca de 75 % do total produzido de uvas (Ver tabela 38). 

No que se refere a producao vinicola do Rio Grande do Sul, mais uma 

vez se destaca a MR-016 e dentro desta os municipios de Bento Goncalves, Flores da 

Cunha, Garibaldi, Caxias do Sul e Farroupilha. O Rio Grande do Sul produziu mais 

de 270 milhoes de litros de vinhos, sucos e derivados na media 85-87, sendo que a 

MR-016 participou com 96,75 % do total (Embrapa, citado por STEIN NETO, 1991, 

pag. 19). 

Neste periodo, a participacao dos municipios acima citados na 

producao total de vinhos foi de 81,51 %, sendo que o municipio de Bento Goncalves 

participou com 23,23 %; Flores da Cunha 21,47 %; Garibaldi 16,13 %; Farroupilha 

10,63 % e; Caxias do Sul 10,05 % (Ibid., pag. 19). 

sucos e derivados nula ate 1982. produziu cerca de 210.000 litros em 1983 e ultrapassou os tres 

milhSes de litros em 1987 (Embrapa, citado por STEIN NETO, 1991, pag. 17). 
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TABELA 38 - Area e producao viticola na MR-016, por municipios - 1995 

Municipios Area em ha Producao em t | Part. Area em % Part. Producao em % 

Antonio Prado 874,55 15.670,54 4,06 3,96 

Bento Goncalves 4.473,92 77.871,14 20,77 19,68 

Carlos Barbosa 162.87 2.080.52 0,76 0,53 

Caxias do Sul 2.822,36 49.720.89 13.10 12,56 

Cotipora 555.71 7.085.99 2,58 1,79 

Fagundes Varela 94.81 1.137,83 0,44 0,29 

Farroupillia 2.583.49 47.953.91 11.99 12.12 

Flores da Cunha 3.184.26 75.910.01 14.78 19.18 

Garibaldi 2.299,53 43.840,45 10.67 11,08 

Monte Belo do Sul 1.566.08 21.507,33 7,27 5,43 

Nova Padua 933,79 21.341.85 4,33 5,39 

Nova Roma do sul 393,53 5.836,35 1,83 1,47 

Santa Tcrcza 462,39 6.294,17 2,15 1,59 

Sao Marcos 683.14 13.518,02 3,17 3,42 

Veranopolis 408.65 5.596,93 1.90 1.41 

Vila Flores 43,08 397.51 0,20 0,10 

Total 21.542,16 395.763,44 100,00 100.00 

Fonte: Elaboragao propria com base nos dados do Cadastre Viticola do Rio Grande do Sul. 

5.2.2.2 - Numero de Propriedades e Estrutura Agraria 

A produgao viticola da MR-016 - Caxias do Sul e realizada em 

pequenas extensoes de terras e em um numero significativo de propriedades. Isto 

pode ser comprovado atraves da analise das informagoes apresentadas na tabela 39. 

A tabela indica que 8.247 das propriedades localizadas na MR-016 

possuiam entre 0,49 e 2,49 hectares plantados com videiras, o que representa cerca 

de 73 % do total da regiao. Considerando que o Rio Grande do Sul possui 12.950 

propriedades envolvidas com a pratica viticola, pode se constatar que a MR-016 

participa com 87,28 % do total do Estado. 
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TABELA 39 - Area total e tamanho das propriedades viticolas. MR016 - Caxias do 

Sul- 1995 

Estrato N° de Propriedades Area total Part. Propriedades em % Part. Area em % 

ate 0,49 1.792 511,39 15,85 2,37 

0,50 a 0,99 2.101 1.548,14 18,59 7,19 

1.00 a 1,49 1.808 2.214,94 16,00 10.28 

1.50 a 1.99 1.455 2.518,92 12,87 11,69 

2,00 a 2,49 1.091 2.433,35 9,65 11,30 

2,50 a 2,99 852 2.323,79 7.54 10,79 

3.00 a 3,49 610 1.965,64 5,40 9.12 

3.50 a 3.99 456 1.695,37 4,03 7,87 

4,00 a 4,49 353 1.488,22 3,12 6,91 

4,50 a 4,99 210 993,48 1,86 4,61 

5,0 a 9,99 542 3.430,03 4,80 15,92 

10,00 a 24,99 33 418,89 0,29 1,94 

Total 11.303 21.542.16 100,00 100,00 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados do Cadastro Viticola do Rio Grande do Sul - 1995. 

No que se refere a area plantada, a tabela 39 mostra que 3.430,03 

hectares situam-se entre 5 e 9,99 hectares, ou seja, 15,92 % do total. A percentagem 

de area entre 1 e 3,49 hectares e de 53,18 %, o que representa uma area total de 

11.456,64 hectares. 

Neste ponto e importante destacar que os dados acima indicados 

dizem respeito exclusivamente a area plantada com videiras, nada podendo indicar 

sobre o tamanho total das propriedades. A area media explorada nas propriedades da 

MR-016 era de 15,8 hectares em 1985 e 15,3 hectares em 1991, sendo que a area 

destinada a producao viticola era de 23,7 % e 21,3 % do total, respectivamente 

(FREIRE et alii, 1992, pags. 12-13). 

5.2.2.3 - Importancia Soeio-Economica 

As informacoes divulgadas no decorrer do trabalho ja demonstraram, 

direta ou indiretamente, alguns aspectos da importancia social e economica da 

vitivinicultura no ambito da Microrregiao de Caxias do Sul e do proprio Rio Grande 

do Sul. Este Estado foi responsavel por cerca de 60 % da area plantada com videiras 
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em nivel nacional em 1997 e por cerca de 90 % da producao nacional de vinhos e 

mostos na media 1982/1991. 

O entendimento da importancia socio-economica da vitivinicultura do 

Rio Grande do Sul, em especial da serra gaucha, deve passar pela compreensao dos 

aspectos historicos da colonizacao na regiao. Os contingentes de imigrantes italianos 

que ali se instalaram, o fizeram em pequenas extensoes de terras, um dos fatores que 

contribuiram decisivamente para que a serra gaucha seja, atualmente, a regiao com o 

maior numero de habitantes por quildmetro quadrado do Estado. 

Este fenomeno, refletido em uma distribuicao equilibrada da renda 

agricola, contribuiu para a formacao de um mercado consumidor de proporcoes 

consideraveis, estimulando o desenvolvimento da economia regional. Atualmente, a 

regiao da serra se constitui no segundo maior polo metal-mecanico do Estado, alem 

de apresentar os melhores indicadores sociais em nivel de Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, STEIN NETO observa que: 

"Em rcsumo pressupoc-sc que pelo menos uma parccla 
significativa do desenvolvimento industrial da regiao de 
Caxias de Sul deveu-se a agricultura, e por duas vias: a 
opcao dos colonos italianos e seus descendentes por 
investimentos no setor industrial, c a segunda pela 
possibilidade de colocacao na regiao dos produtos 
industrials ai fabricados, desde as ferramentas e 
utensilios domesticos, produzidos desde o comeco do 
scculo, ate as maquinas e implcmcntos agricolas 
modernos e eletrodomesticos atuais" (1991, pag. 28) 

A producao da uva, materia-prima essencial na fabricacao do vinho, 

ocorre basicamente em pequenas propriedades rurais, que se utilizam 

fundamentalmente da mao-de-obra familiar94. No Rio Grande do Sul, em 1995, 

12.950 propriedades se dedicavam principalmente ao cultivo da uva. Supondo que 

cada propriedade corresponda a uma familia, e que esta seja composta por quatro 

pessoas (tamanho de uma familia-padrao brasileira conforme a PNAD), pode-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 - 1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iiti!J-ra/mnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A*> m o ^ Aa A m fbmilior -i •^o.A^.^-.'.^^.^azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M R W  A*. QA OZ l O O l n A D A ! T T  at 
I - A I I I 111 / , ly  11 VJ «_ m av j -v i v -v j ui a l a u u n a i v p»i v uv / i i n i i a i i i c , w i n W / i ^ a u v o-r /u v n izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \. J J i. ^ r u V L , L I I V , I 

alii, 1995, pag. 87). 
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inferir que cerca de 52.000 pessoas sobrevivam diretamente daquela pratica 

agricola95. 

O cultivo da uva se constitui na principal fonte de renda para as 

familias de produtores agricolas da Microrregiao onde se concentra a producao 

vitivinicola. Conforme destaca LAPOLLI et alii: 

"47,99 % do Valor Bruto da Producao dos 
estabclecimentos vinicolas provem da uva e, quando 
somados a elaboracao de derivados da uva (vinho e 
vinagre) nas cantinas nirais, a atividade vitivinicola 
representa 59,92 % do Valor Bruto da 
Producao/cstabelecimento. As receitas em dinheiro 
representam cerca de 80 % do VBP, o que significa um 
forte vinculo com o mercado, ficando a producao de 
subsistencia com um papel secundario. A atividade 
vitivinicola represcntou, na pcsquisa por amostragcm da 
EMBRAPA, cerca de 67 % das receitas em 1991" (1995, 
pag. 88). 

Os numeros referentes a industria vinicola corroboram a importancia 

economica da vitivinicultura para o Rio Grande do Sul. Na media dos anos 1988-90 

a industria vinicola respondeu por 76,5 % dos estabelecimentos da industria de 

bebidas e por 2 % do total da industria de transformacao do Estado, e cerca de um 

terco dos empregados do setor de bebidas trabalhavam na industria do vinho. Alem 

disso, o Valor Adicionado da Industria Vinicola significou 56 % em relacao ao setor 

de bebidas e 2,2 % do total da industria de transformacao naquele periodo (Ver 

tabela 40) (Ibid., pag. 88). 

Mais informacoes sobre a importancia socio-economica da 

vitivinicultura do Rio Grande do Sul e da Microrregiao de Caxias do Sul estao 

colocadas na tabela 40 e 41. Conforme ja havia sido comentado anteriormente, na 

MR-016 se destacam na producao vinicola da regiao os municipios de Bento 

Goncalves, Garibaldi, Flores da Cunha, Caxias do Sul e Farroupilha (Ver tabela 41). 

Este efetivo deve aumentar significativamente se for considerado o efeito multiplicador sobre o 
emprego, como por exemplo. a mao-de-obra empregada durante a colheita, que se amplia 
sensivelmente neste periodo. e a mao-de-obra empregada pela industria vinicola. 
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No que se refere a faturamento e mao-de-obra empregada, pode-se 

constatar que as industrias vinicolas participavam, segundo informacoes do Censo 

Industrial do TBGE de 1980, com 20,7 % e 10,9 % respectivamente, do total das 

industrias da regiao. No entanto, e importante destacar que em periodos mais 

recentes, as informacoes apontam no sentido de que a vitivinicultura venha perdendo 

gradativamente participacao relativa no total da industria da regiao, devido 

principalmente ao crescimento da industria metal-mecanica e moveleira (LAPOLLI 

et alii, 1995, pags. 90-91). 

TABELA 40 - Estabelecimentos, numeros de empregados e valor adicionado da 

industria vinicola e de outros setores do Rio Grande do Sul, 1988-

1990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Estabelecimentos Empregados 11' Valor Adicionado (2) 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 i 1989 1990 

Total do Estado 87.394 108.326 134.932 2.349.4 2.222,4 2.437.0 9.680 162.879 2.482.380 

Ind. Transformacao 21.437 23.237 25.602 499,9 515,9 453,1 2.619 42.828 719.485 

Bebidas 561 575 583 10,3 11,0 10,2 100 1.837 24.817 

Vinhos (RS) 429 438 449 3,3 3.7 3,3 57 1.159 11.285 

Vinhos MR-016/RS 375 407 415 2.4 3.0 2,8 49 1.021 9.120 

Demais bebidas/RS 132 137 134 7,0 7,1 6,8 41 678 13.532 

Fonte: Secretaria da Fazenda - DRT. citado por LAPOLLI et alii. 1995, pag. 89. 
(1)em mil empregados 
l2) em milhoes a valores correntes 

TABELA 41 - Estabelecimentos, numero de empregados e valor adicionado da 

industria vinicola por municipios da Microrregiao MR-016/RS, 

1988-1990. 
Estabelecimentos Empregados | Valor Adicionado (i) 

Cidades 1988 1989 1990 1988 1989 1990 | 1988 1989 1990 

Antonio Prado 7 7 8 56 56 56 0,9 21.0 62,0 

Bento Goncalves 53 55 53 524 1.272 1.169 19,0 355,0 2.821 

Carlos Barbosa 2 2 1 1 1 - - 0.0 0.1 

Caxias do Sul 85 90 89 455 409 323 5,7 107,9 515,0 

Cotipora 3 3 3 9 8 8 0,0 0,9 0,2 

Farroupillia 29 29 31 98 104 128 2,0 43,9 322,0 

Flores da Cunha 166 164 171 368 350 343 6.5 113,2 1.036,0 

Garibaldi 32 39 41 869 780 747 12,8 347,6 3.868,0 

Sao Marcos 14 14 15 98 106 100 1,7 29,1 438,0 

Veranopolis 4 4 3 12 9 8 0.2 1,3 5,6 

Total Microrregiao 395 407 415 2.485 3.090 2.877 49.0 1.021,0 9.120,0 
Fonte: Secretaria da Fazenda - DRT, citado por LAPOLLI et alii, 1995, pag. 89. 
(1,cm milhoes a valores correntes. 
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Estas informacoes parecem nao deixar duvidas quanto a importancia 

exercida pela vitivinicultura no contexto da economia regional do Rio Grande do 

Sul, tanto em nivel economico quanto social e cultural. As caracteristicas 

apresentadas pela pratica do cultivo da videira, feita em pequenas extensoes de terras 

e por mao-de-obra familiar96, indicam que o desaparecimento desta cultura na 

regiao, trariam conseqiiencias que ultrapassariam o simples ambiente economico. 

Conforme destacou STEIN NETO: 

"... (existem) determinadas regioes onde a vinha e 
indispensavel para a conservacao do territorio, o 
emprego, a valorizacao das infra-estruturas, a propria 
sobrevivencia do tecido social. Por outro lado, a vinha 
nao pode, ao contrario das culturas arvenses on da 
pecuaria, deslocar-se num periodo muito curto, em 
fiincao da evolucao economica, ja que o cultivo da 
videira, planta pcrene, nao so implica numa opcao para 
pelo menos 30-40 anos como exige tambem uma 
preparacao tecnica dos agricultores e a existencia de 
estabelecimentos especializados, que so se encontram 
nas regioes de longa tradicao vinicola e nao podcm ser 
recriadas ao acaso em outros locais"(Niederbacher, 
citado por STEIN NETO, 1991, pag. 5). 

Portanto, esta situacao demonstra que o sucesso de um processo de 

abertura comercial nao pode ser medido somente pelas vantagens de eficiencia de 

producao, pela colocacao dos produtos nos mercados e pelo nivel de precos ao 

consumidor, necessitando estar atento para os efeitos sociais, culturais, ambientais 

etc., resultante da destruicao de diversos setores produtivos e da conseqiiente 

exclusao de uma ampla gama de produtores do mercado. 

5.2.2.4 Relacao entre a Vitivinicultura Brasileira e a Vitivinicultura Mundial 

As informacoes sobre a vitivinicultura brasileira e sul-riograndense 

identificam fortes discrepancias quando relacionadas com as caracteristicas 

96 Eslc lipo dc cxploracao rcqucr o Ircinamcnlo c formacao dc mao-de-obra cspcciali/ada, 
normalmcnlc frulo da tradicao cultural, o que indica que no curto pra/.o nao pode scr aprovcilada dc 
mancira cficicnlc cm outros sctorcs da economia. Alem do mais cxislc uma adequacao ecologica dc 
uma dclcrminada cultura, que subslituida pode rcprcscnlar riscos ambientais (STEIN NETO, 1991, 

pag. 61). 
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apresentadas pelos principals paises vitivinicultores mundiais, analisados no capitulo 

IV. 

Em primeiro lugar, fica claro o pequeno potencial brasileiro em 

termos de area plantada com videiras e producao vitivinicola em geral. Entre os 

fatores responsaveis por este baixo dinamismo estao a propria tradicao cultural dos 

brasileiros, a predominancia do clima tropical em praticamente todo o territorio 

nacional, o baixo poder aquisitivo da populacao, etc. 

Isto faz com que o mercado consumidor vitivinicola brasileiro se torne 

muito pequeno, ao contrario do que ocorre em paises como Franca, Italia, Espanha e 

Portugal, no caso da CEE, e paises como Argentina e Chile, no caso do 

MERCOSUL, que possuem mercados consumidores de proporcoes consideraveis. O 

mercado brasileiro se restringe basicamente nas regioes Sul e Sudeste do Brasil, 

principalmente nos Estados do Rio Grande do Sul, Parana e Sao Paulo97. 

Alem disso, ate mesmo a principal regiao vitivinicola do pais, no caso 

o Rio Grande do Sul, nao apresenta condicoes edafo-climaticas apropriadas para o 

cultivo da uva. Como ja foi colocado, esta cultura se expandiu muito mais levada por 

fatores culturais, do que propriamente economicos. 

No entanto, o que merece ser destacado e o fato de que apesar de 

todas as condicoes desfavoraveis ao desenvolvimento da vitivinicultura no Brasil, 

ela se tornou uma realidade e, como ja foi visto, e um setor que possui uma 

importancia socio-economica decisiva na microrregiao e na regiao em que esta 

localizada. 

Em resumo, o que as informacoes colocadas no capitulo IV e no 

capitulo V apontam, e a sensibilidade da vitivinicultura do Rio Grande do Sul no 

ambito do processo de abertura comercial, o que leva, consequentemente, que este 

setor apresente uma baixa competitividade quando confrontado com os demais 

paises. Ate que ponto esta baixa competitividade afetou a vitivinicultura do Rio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ConsumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita nestas regioes foi de 3,48, 2,30 e 2,16 litros em 1996 respectivamente, 

contra uma media nacional de 1.54 litros (UVIBRA). 
98 A baixa competitividade da vitivinicultura brasileira e gaucha frente ao processo de abertura 

comercial e uma das principais conclusdes do trabalho ja citado de LAPOLLI et alii, 1995: "A 

Competitividade da Vitivinicultura Brasileira: Analise Setorial e Programa de Agao com Destaque 

para o Rio Grande do Sul". EMPRAPA - CNPUV. 
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Grande do Sul no ambito do processo de abertura comercial sera o assunto dos 

proximos topicos. 

5.3 Os Impactos da Abertura Comercial sobre a Vitivinicultura Gaucha 

Conforme ja havia sido esclarecido anteriormente, a analise sera 

dividida em dois periodos, ou seja, entre 1980 e 1989 quando a economia brasileira 

se mantinha praticamente fechada ao exterior e, entre 1990 e 1997, quando ocorre o 

processo de abertura da economia, apresentando quedas significativas nas barreiras 

tarifarias. 

Nesse sentido, com o objetivo de melhor analisar o comportamento 

das variaveis, sera feita uma analise de regressao para cada um dos periodos acima 

especificados e tambem para o periodo como um todo. A observacao do 

comportamento das diferentes variaveis ao longo do tempo sera possivel tambem 

atraves da observacao das tabelas e graficos expostos no decorrer da analise. 

E importante destacar tambem que as possiveis mudancas de 

comportamento das diferentes variaveis no segundo periodo em comparacao com o 

primeiro, sao admitidas como sendo efeitos do processo de abertura comercial. 

Conforme ja foi visto nos capitulos anteriores, a partir do inicio dos anos 90, grande 

parte das medidas de politica economica relacionadas aos setores produtivos da 

economia nacional, foram adotadas obedecendo os criterios basicos de desregulacao 

e, consequentemente, de abertura ao exterior, o que leva a crer que possiveis 

alteracoes nos cenarios analisados sejam uma consequencia desta iniciativa. 

5.3.1 Impactos sobre a area plantada com videiras e producao de uvas 

O comportamento da area plantada com videiras e da producao de 

uvas no Rio Grande do Sul, ao longo do periodo estipulado para a realizacao da 

pesquisa pode ser observado atraves da analise das tabelas 42 e 43 e dos graficos 11 

e 12. No que se refere a area plantada, se pode observar uma tendencia de 

crescimento entre 1980 e 1989, para depois iniciar um periodo de queda sistematica 

entre 1990 e 1997. 
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TABELA 42 - Area plantada com videiras e producao de uvas no Rio 

Grande do Sul 

Anos Area plantada (em ha) Producao (em toneladas) 

1980 38.264 220.761 
1981 38.479 415.585 
1982 38.702 429.944 
1983 39.646 347.495 
1984 38.631 390.245 
1985 39.207 502.326 
1986 40.213 395.125 
1987 39.852 351.400 
1988 39.839 541.766 
1989 40.436 471.571 
1990 40.039 538.705 
1991 40.018 395.874 
1992 39.634 505.462 
1993 38.924 489.464 
1994 38.672 479.034 
1995 38.272 479.619 
1996 37.239 368.031 
1997 34.411 454.946 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados do IBGE 

Uma ideia bastante precisa sobre a mudanca de comportamento da 

area plantada com videiras pode ser obtida atraves da analise das taxas de 

crescimento anuais colocadas na tabela 43. Enquanto no primeiro periodo, ou seja, 

entre 1980 e 1989, a area apresentou uma taxa de crescimento anual positiva da 

ordem de 0,52 %, ou 224,82 hectares, no segundo, ou seja, entre 1990 e 1997, a taxa 

anual foi negativa em -1,40 %, o que corresponde a uma diminuicao anual de cerca 

de 686 hectares (Ver tabela 43). 

Em relacao a producao de uvas, os niimeros indicam uma situacao 

semelhante a ocorrida com a area. Entre 1980 e 1989 se observa uma trajetoria 

ascendente, situacao esta que se modifica entre 1990 e 1997, quando esta mesma 

trajetoria passa a ser declinante. No primeiro periodo a producao cresceu a uma taxa 

anual de 3,51 %, ou 18.199 toneladas, sendo que no segundo periodo esta taxa foi 

negativa em -1,26 %, o que correspondeu a uma queda anual de 9.684 toneladas 

(Ver tabela 43). 
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GRAFICO 11 - Area plantada com videiras, Rio Grande do Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area Plantada com Videiras - Rio Grande do Sul 

em hectares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 42. 

GRAFICO 12 - Producao de Uvas, Rio Grande do Sul 

Producao de Uvas - Rio Grande do Sul 
em toneladas 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 42. 
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TABELA 43 - Taxas anuais de crescimento da area plantada com videiras e da 

producao de uvas - Rio Grande do Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area plantada em hectares(1) Producao em toneladas (D 

Periodo Em% Em hectares Em% Em toneladas 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 -0,16 0,23 -97,62 0,13 1,46 0,00 6.987 0,05 

1980-1989 0,52 0,00 224,82 0,00 3,51 0,00 18.199 0,06 

1990-1997 -1,40 0,00 -686,06 0,00 -1,26 0,16 -9.684 0,30 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 42. 
Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 

com base no modelo y=Aert Para hectares e toneladas, taxas anuais de crescimento 
calculadas segundo medias moveis trienais com base no modelo y=Ae. 

Isto indica que a partir de 1990, ou seja, no ano em que passa a haver 

um acirramento do processo de abertura da economia brasileira ao exterior, se 

observa uma mudanca significativa no comportamento da area plantada com videiras 

e a producao de uvas no Rio Grande do Sul, sendo que ambas passam a apresentar 

uma trajetoria de queda em seus respectivos volumes. 

5.3.2 Impactos sobre a comercializacao de vinhos e derivados 

Para efeito metodologico, ao inves de utilizar a producao de vinhos 

para a analise, optou-se por usar a quantidade de vinho comercializado. Isto e feito 

com o intuito de amenizar os possiveis efeitos sazonais decorrentes da producao da 

uva sobre a producao de vinho. Existe tambem o fato de que o volume produzido em 

um determinado ano muitas vezes nao e comercializado no mesmo periodo, uma vez 

que existe a possibilidade de armazenagem. Isto quer dizer que um aumento ou uma 

queda na producao pode nao refletir a necessidade do mercado naquele periodo. 

As informacoes colocadas na tabela 44 e no grafico 13 indicam uma 

tendencia crescente no volume total comercializado de vinho e seus derivados no 

periodo 1980/1997, embora se observe uma diminuicao significativa no ritmo de 

crescimento entre 1990/1997, conforme deixa claro a analise da tabela 45 onde estao 

destacadas as taxas anuais de crescimento. Enquanto que entre 1980/1989 a 

comercializacao total cresceu a uma taxa de 1,65 % ou cerca de 6,2 milhoes de litros, 
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no periodo posterior, ou seja, entre 1990/1997, o volume comercializado cresceu a 

uma taxa anual proxima a zero, o que correspondeu a um volume de 1,3 milhoes de 

litros (Ver tabela 45). 

GRAFICO 13 - Comercializacao total de vinhos e derivados - Rio Grande do Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 44. 

Em nivel desagregado, os produtos que apresentaram um desempenho 

melhor no segundo periodo em relacao ao primeiro, ou seja, na comparacao entre 

1980/1989 e 1990/1997, foram o filtrado doce, vinhos especiais, mistelas, suco 

concentrado" e espumantes100. Por outro lado, os demais apresentaram queda, 

absoluta ou relativa, em seus respectivos volumes comercializados no segundo 

periodo em comparacao com o primeiro. Foi o caso principalmente do vinho comum 

e do vinho de viniferas, que juntos representaram, em 1997, cerca de 74 % do 

volume total comercializado no Rio Grande do Sul. 

No primeiro periodo, ou seja entre 1980/1989, o vinho comum, 

principal produto na pauta de comercializacao, apresentou uma taxa anual de 

crescimento do volume comercializado da ordem de 0,21 % o que representou um 

incremento anual de cerca de 2,8 milhoes de litros. Por outro lado, entre 1990/1997 

O Suco concentrado apesar de apresentar uma queda relativa em termos percentuais. apresentou um 

crescimento no volume comercializado em litros. 
100Os vinhos espumantes apresentaram uma queda absoluta superior na taxa em comparacao com o 

volume absoluto em litros. 
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aquela mesma taxa foi negativa em -1,73 %, indicando uma queda anual de cerca de 

2 milhoes de litros. 

O vinho de viniferas por sua vez apresentou uma queda relativa 

significativa na comparacao entre os dois periodos. Enquanto que entre 1980/1989 o 

volume comercializado deste produto cresceu a uma taxa anual de 7,09 % ou cerca 

de 2,9 milhoes de litros, entre 1990/1997 a taxa foi de 1,25 % ou cerca de 0,9 

milhoes de litros (Ver tabela 45). 

Outro produto que apresentou queda expressiva em termos de volume 

comercializado foi o suco de uva. Entre 1980/1989 a taxa de crescimento foi positiva 

em 0,56 %, embora o volume em litros tenha apresentado uma queda anual de cerca 

de 19.000 litros. Porem, entre 1990/1997 ocorre uma queda acentuada tanto em 

termos percentuais quanto em litros, sendo que a taxa foi de -3,79 % e -265.719 

litros, respectivamente. 

Isto indica que a exemplo do que ocorreu com a area plantada e a 

producao de uvas, o volume comercializado com vinho e seus derivados apresentou, 

no geral, quedas bastante expressivas a partir do momento em que ocorre a abertura 

da economia brasileira ao exterior. 



TABELA 44 - Comercializacao de vinhos, mosto e sucos de uva do Rio Grande do Sul, por tipo, em litros - 1980-1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Produtos 

VINHO COMUM 122.825.298 128.894.580 166.861.772 195.616.620 171.619.507 185.191.837 203.130.018 131.065.191 150.678.647 172.921.267 

VINHO ESPECIAL 11.056.774 6.907.060 5.011.009 5.393.631 5.535.657 4.766.741 4.636.751 2.969.853 2.328.150 1.788.772 

VINHO DE VINIFERAS 22.976.342 21.607.857 26.302.928 32.690.119 42.164.393 44.599.207 50.881.779 34.335.860 40.014.386 50.390.262 

ESPUMANTES 3.257.451 2.301.421 2.432.386 2.601.590 2.778.815 3.238.436 4.058.335 3.006.097 2.845.663 612.839 

FILTRADO DOCE 4.414.074 3.861.367 4.261.912 4.062.927 4.994.248 6.005.137 5.065.559 6.529.116 5.574.201 6.698.678 

MISTELAS 3.806.641 4.518.098 2.068.930 872.156 1.095.044 83.792 320.098 188.048 221.836 8.265 

SUCO DE UVAS 5.837.620 3.994.038 4.081.256 4.625.317 6.167.053 4.711.949 5.767.993 4.932.369 4.191.947 4.642.831 

SUCO DE UVAS 
CONCENTRADO 

4.142.363 3.064.156 3.148.110 3.447.837 3.923.167 5.736.808 7.553.410 5.969.562 5.656.096 6.716.197 

OUTROS 24.381.804 20.636.892 19.864.061 18.457.773 22.275.429 22.644.346 26.849.279 32.881.251 30.229.950 29.664.596 

TOTAL 202.698.367 195.785.469 234.032.364 267.767.970 260.553.313 276.978.253 308.263.222 221.877.347 241.740.876 273.443.707 
Fonte: Uniao Brasileira de Vitivinicultura - UV1BRA 
Elaboracao: EMBRAP A/CNPUV 

continua (....) 



Anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Produtos 

VINHO COMUM 164.725.646 190.134.895 180.230,431 201.168.480 180.295.366 146.583.828 165.831.436 174.768.638 

VINHO ESPECIAL 1.371.223 1.354.861 882.564 1.849.251 1.423.645 1.396.441 1.261.662 790.617 

VINHO DE VINIFERAS 39.885.259 37.526.111 39.537.060 49.916.112 46.541.918 40.195.501 43.695.771 46.442.209 

ESPUMANTES 517.692 146.717 178.497 1.947 1.734 24.111 31.935 19.222 

FILTRADO DOCE 7.009.725 8.163.189 7.140.569 8.373.602 12.190.120 11.222.169 8.890.818 11.400.130 

MISTELAS 175.827 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 91.000 1.229.584 1.968.299 986.673 906.081 420.127 

SUCO DE UVAS 5.431.892 7.630.442 5.699.977 7.605.488 6.504.949 4.865.675 4.495.950 4.996.959 

SUCO DE UVAS 
CONCENTRADO 

8.211.959 7.311.205 10.607.336 12.178.160 10.005.084 11.029.248 11.625.777 16.724.519 

OUTROS 31.241.619 33.850.600 28.735.191 36.450.087 37.643.276 34.714.541 32.927.779 43.196.980 

TOTAL 258.570.842 286.118.020 273.102.625 318.772.711 296.574.391 251.018.187 269.667.209 298.759.401 
Fonte: Uniao Brasileira de Vitivinicultura - UVTBRA 

Elabora?ao: EMBRAP A/CNPU V 
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TABELA 45 - Taxas anuais de crescimento da comercializacao de vinhos e derivados -

Rio Grande do Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Produtos(1) 

Vinho Comum Vinho Especial 
Periodo Em% Em litros Em % Em litros 

Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan 
1980-1997 0,43 0,35 1.335.812 0,24 -13,32 0,00 -445.796 0,00 

1980-1989 0,21 0,87 2.790.799 0,40 -15,98 0,00 -780.059 0,00 
1990-1997 -1.73 0.13 -2.059.872 0.47 -1,53 0,51 -40.645 0,47 

Vinho de Viniferas Espumantes 
Em% Em litros Em% Em litros 

Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan 
1980-1997 2,78 0,00 1.091.628 0,00 -40,12 0,00 -231.853 0,00 

1980-1989 7,09 0,00 2.865.124 0,00 -4,20 0,30 -74.505 0,48 
1990-1997 1.25 0.23 897.000 0.20 -58,28 0,00 -53.888 0,03 

Filtrado Doce Mistelas 
Em% Em litros Em% Em litros 

Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan 
1980-1997 6.79 0,00 444.276 0,00 -2,43 0,71 -113.810 0,05 

1980-1989 6,14 0,00 290.340 0,00 -43,79 0,00 -462.612 0,00 
1990-1997 7.61 0.00 600.384 0.04 -11.37 0.44 79.458 0,53 

Suco de Uvas Suco Concentrado 
Em% Em litros Em% Em litros 

Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan Taxa Significan 
1980-1997 1,68 0,02 57.002 0,26 9,23 0,00 652.085 0,00 
1980-1989 0,56 0,61 -19.026 0,83 10,43 0,00 421.489 0,00 
1990-1997 -3.79 0,13 -265.719 0,17 8,07 0,00 955.398 0,01 

Comercializacao Total 
Em% Em litros 

Taxa Significan Taxa Significan 
1980-1997 1,29 0,00 3.918.772 0,00 

1980-1989 1,65 0,15 6.253.658 0,11 
1990-1997 -0,000350 0,97 1.316.836 0,74 
Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 44. 
(l)Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, com 
base no modelo y=Aert. Para litros, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias 
moveis trienais com base no modelo v=Ae. 

5.3.3 - Impactos sobre o Processamento de Uvas 

Uma outra forma de avaliar o desempenho do setor vitivinicultor 

gaucho ao longo do tempo, e atraves da observacao do comportamento do volume de 

uvas processadas, uma vez que estas sao destinadas a agroindustria, seja para 

consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura como e o caso das uvas de mesa, seja para a fabricacao de vinhos, 

como e o caso das uvas viniferas e das americanas e hibridas. 
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A tabela 46 indica a quantidade de uvas processadas por tipos no Rio 

Grande do Sul durante o periodo da pesquisa. Pode-se notar que as uvas americanas 

ou hibridas respondem por uma grande parte da quantidade total, seguida pelas uvas 

viniferas e, em menor escala, pelas uvas de mesa. 

Na tabela 47 estao colocadas as taxas anuais de crescimento do 

volume de uvas processadas no Rio Grande do Sul. Conforme se pode observar, 

ocorre uma nitida mudanca de comportamento se for comparado o periodo 

1980/1989 com o periodo 1990/1997, uma vez que enquanto no primeiro se observou 

uma taxa de crescimento anual de 2,47 % ou cerca de 10,8 milhoes de quilogramas, 

no segundo esta taxa cai para 0,55 % o que correspondeu a uma queda anual de 1,6 

milhoes de quilogramas. 

Em nivel desagregado o tipo de uva que apresentou o pior 

desempenho foram as viniferas, que passou de uma taxa de crescimento anual 

positiva de 5,22 % ou 4,5 milhoes de quilogramas entre 1980/1989, para uma taxa de 

crescimento negativa de -4,36 % ou - 3,3 milhoes de quilogramas (Ver tabela 46). 

Vale destacar que as uvas viniferas foram responsaveis por cerca de 20 % do total de 

uvas processadas no Rio Grande do Sul na media 1980/1997. 

TABELA 46 - Quantidade de uvas processadas por tipos em quilogramas - Rio 

Grande do Sul 

Anos 
Viniferas 

Americanas ou 
Hibridas 

Mesa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI 

Classificacao 

Total 

1980 45.724.260 201.119.410 143.507 306.970 247.294.147 

1981 67.449.346 298.178.078 107.090 494.703 366.229.217 

1982 78.669.196 354.800.278 81.070 1.719.913 435.270.457 

1983 54.209.152 179.212.540 27.228 21.742 233.470.662 

1984 63.905.925 275.388.039 20.195 99.929 339.414.088 

1985 96.298.856 406.472.688 38.899 104.929 502.915.372 

1986 66.278.408 239.258.000 40.318 12.689 305.589.415 

1987 66.211.959 236.153.394 82.797 99.743 302.547.893 

1988 103.331.949 386.812.877 99.500 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 490.244.326 

1989 100.213.187 280.001.967 441.541 - 380.656.695 

1990 98.352.256 343.485.151 177.179 - 442.014.586 

1991 64.572.119 240.859.871 116.661 - 305.548.651 

1992 75.708.302 282.572.293 97.672 - 358.378.267 

1993 74.296.264 287.028.309 131.497 - 361.456.070 

1994 77.333.417 328.171.195 4.086.862 - 409.591.474 

1995 66.126.920 344.067.651 134.972 - 410.329.543 

1996 62.200.350 252.799.684 2.292.636 - 317.292.670 

1997 64.100.051 319.574.308 880.250 - 384.554.609 
Fonte: Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul - Divisao de Enologia e Uniao Brasileira de Vitivinicultura 

UVIBRA. Elaboracao: EMBRAPA/CNPUV 
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TABELA 47 - Taxas anuais de crescimento do processamento de uvas - Rio Grande 

do Sul 

Produtos(1) 

Uvas Viniferas Americanas e Hibridas 
Periodo Em % Em quilogramas Em % Em quilogramas 

Taxa Signif. Taxa Signif. Taxa Signif. Taxa Signif. 
1980-1997 0,34 0,64 370.610 0,63 0,56 0,08 2.366.080 0,42 

1980-1989 5,22 0,00 4.532.685 0,03 1,78 0,02 6.353.777 0,49 
1990-1997 -4,36 0,00 -3.301.563 0.06 1,69 0,11 1.404.192 0,84 

Uvas c e Mesa Total 
Em% Em quilogramas Em% Em quilogramas 

Taxa Signif. Taxa Signif. Taxa Signif. Taxa Signif. 
1980-1997 24,95 0,00 96.062 0,04 0,54 0,13 2.794.328 0,43 
1980-1989 13,35 0,19 16.338 0,25 2,47 0,00 10.815.839 0,32 
1990-1997 45.24 0.04 236.531 0.33 0,55 0.55 -1.660.839 0,84 
Fonte: ElaboragSo propria com base nos dados da tabela 46. 
(1)Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 
com base no modelo y=Aen. Para quilogramas, taxas anuais de crescimento calculadas 
segundo medias moveis trienais com base no modelo y=Ae. 

As uvas americanas e hibridas, que foram responsaveis por mais de 79 

% do total de uvas processadas na media do periodo 1980/1997, cresceram a uma 

taxa anual de 1,78 % entre 1980/1989, o que correspondeu a um incremento de 6,3 

milhoes quilogramas. Entre 1990/1997 a taxa anual caiu para 1,69 % o que equivaleu 

a um incremento anual bastante inferior, ou seja, de 1,4 milhoes de quilogramas (Ver 

tabela 46). 

A unica qualidade que apresentou um certo dinamismo no segundo 

periodo em comparacao com o primeiro foram as uvas de mesa. Passaram de uma 

taxa de crescimento anual de 13,35 % em 1980/1989 ou 16.338 quilogramas, para 

uma taxa de 45,24 % ou 236.531 quilogramas (Ver tabela 46). Vale destacar que as 

uvas de mesa contribuiram com cerca de 0,1 % do total de uvas processadas no Rio 

Grande do Sul na media 1980/1997. 

Pode-se observar no entanto, que o comportamento do volume total de 

uvas processadas apresentou uma tendencia semelhante com relacao a area plantada, 

ao total de uvas produzidas e o total comercializado com vinhos e derivados, ou seja, 

ambas apresentaram uma trajetoria descendente no segundo periodo em comparacao 

com o primeiro. 
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Vale ressaltar que a queda no processamento de uvas destinadas a 

vinificacao conduz, consequentemente, a uma diminuicao tambem na producao de 

vinhos, o que contribui para alterar o nivel dos estoques existentes. 

5.3.4 Impactos sobre a balanca comercial vitivinicola brasileira 

As variaveis observadas ate aqui estao relacionadas quase que 

exclusivamente a dinamica interna do setor vitivinicultor, uma vez que, como ja foi 

colocado, a producao vitivinicola do Rio Grande do sul se destina basicamente ao 

abastecimento do mercado interno. Neste item, a analise das informacoes permitira 

observar com mais adequacao os efeitos das politicas de rebaixamento da tarifas de 

importacao sobre o mercado vitivinicultor externo. 

E importante destacar tambem que as informacoes referentes as 

exportacoes e importacoes vitivinicolas dizem respeito ao Brasil e nao ao Rio Grande 

do Sul. Porem, para o objetivo proposto neste trabalho este tipo de vies nao apresenta 

nenhum problema, uma vez que, como ja foi visto, o Rio Grande do Sul e o principal 

estado vitivinicultor do pais o que leva, consequentemente, que possiveis 

modificacoes no comportamento das variaveis analisadas atinjam de forma mais 

significativa o ambito desta regiao. 

5.3.4.1 Impactos sobre as Exportacoes 

Devido a baixa capacidade produtiva vitivinicola interna, as 

exportacoes brasileiras nao apresentam numeros expressivos, conforme pode ser 

visto atraves da analise da tabela 48. Os principals produtos da pauta de exportacao 

sao o vinho de mesa e o suco de uva, que representaram, respectivamente, 54,29 % e 

33,27 % da quantidade total exportada em 1997. 

A tendencia da quantidade e do valor exportado no periodo 1980/1997 

pode ser vista atraves da observacao do grafico 14. Ele indica que ocorreu uma 

trajetoria ascendente durante todo o periodo, embora tenha havido uma aceleracao a 

partir principalmente de 1989, quando o valor exportado anual ultrapassa a casa de 

10 milhoes de dolares. A partir deste ano as exportacoes passam a variar em um 
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patamar mais elevado, ultrapassando 40 milhoes de dolares em 1993 e mantendo-se 

sempre proximo a 30 milhoes de dolares nos anos subsequentes. 

O desempenho das exportacoes vitivinicolas brasileiras em cada um 

dos periodos especificados para a realizacao da pesquisa, pode ser observada atraves 

da analise das informacoes colocadas na tabela 49. Ela mostra que entre 1980/1989 

as exportacoes cresceram a uma taxa anual de 13,38 % ou 828.289 litros em 

quantidade e 15,79 % ou 1.010.842 dolares em valor. Entre 1990/1997 a taxa anual 

de crescimento foi de 14,31 % ou 2.373.749 litros em quantidade e 12,08 % ou 

2.682.610 dolares em valor. Para efeito de informacao, as exportacoes vitivinicolas 

brasileiras totais em litros representaram cerca de 9% do total comercializado com 

vinhos e derivados no Rio Grande do Sul em 1997. 

TABELA 48 - Principals exportacoes brasileiras de produtos vitivinicolas. Quantidades em litros e 

quilogramas e valores em US$ correntes - Brasil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uvas Frescas Suco de Uvas Vinhos Vinhos de Mesa Total 

Anos Em kg. Espumantes 

Quant. Valor Quant. | Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 

1980 134.616 217.191 2.816.282 3.310.901 18.036 19.717 3.018.851 1.813.043 5.989.765 5.362.832 
1981 476.000 789.365 2.138.764 2.464.252 69.884 82.106 1.053.784 681.850 3.740.413 4.019.554 
1982 721.741 948.302 2.591.287 2.796.536 78.396 123.103 709.544 452.319 4.102.950 4.322.242 
1983 817.568 960.578 2.943.319 2.986.489 20.354 34.568 746.348 364.528 4.529.572 4.348.146 
1984 971.552 820.412 3.030.520 2.732.687 2.443 4.984 752.538 360.235 4.759.037 3.920.302 
1985 1.483.824 1.302.056 4.320.309 3.452.559 10.274 19.411 1.336.613 682.731 7.153.005 5.458.742 
1986 2.928.103 3 151.999 4.956.304 4.579.572 12.139 19.562 2.492.153 1.588.885 10.390.685 9.342 004 
1987 1.247.134 1.320.633 4.646.405 5.830.812 17.146 21.443 1.035.783 838.814 6.948.455 8.013.689 
1988 3.161.722 3.361.288 4.620.165 5.813.490 27.472 62.596 2.172.536 1.694.564 9.983.883 10.933.926 
1989 2.010.997 1.818.374 5.485.736 7.894.117 31.176 55.257 4.988.588 4.860.988 12.518.486 14.630.725 
1990 1.845.277 2.242.450 6.226.539 10.012.311 1.650 2.092 3.451.209 3.630.066 11.526.665 15.888.909 
1991 2.882.479 6.062.727 3.019.754 4.680.031 40.444 35.190 4.303.053 4.287.096 10.247.721 15.067.035 
1992 6.877.390 7.662.051 9.678.692 11.302.093 26.275 35.151 7.507.338 7.628.229 24.091.687 26.629.516 
1993 12.552.917 14.567.635 9.364.841 11.343.987 47.686 97.728 20.298.666 14.971.188 42.266.103 40.982.531 
1994 7.092.387 8.523.819 6.609.657 8.270.755 50.374 51.182 15.073.427 12.986.835 28.827.839 29.834.585 
1995 6.876.443 10.123.067 5.085.360 7.232.898 3.805 8.661 14.740.431 12.765.899 26.708.034 30.132.520 
1996 4.516.332 6.296.221 5.702.312 7.914.856 18.325 41.908 15.369.810 15.904.301 25.608.775 30.159.282 
1997 3.704.924 4.779.957 9.928.144 15.953.022 3.793 7.840 16.199.070 16.648.510 29.837.928 37.391.326 

Fonte: CACEX e DECEX/C.T.I.C. 

Elaboracao: Loiva Maria Ribeiro de Mello - EMBRAPA/CNPUV 

Isto indica que apesar das taxas percentuais terem aumentado pouco 

entre 1990/1997 em relacao a 1980/1989, como e o caso das quantidades totais, ou 

caido relativamente, como e o caso dos valores totais, a variacao absoluta foi 

significativa uma vez que a taxa de crescimento anual da quantidade exportada em 

litros aumentou cerca de 186 % na comparacao do segundo periodo com o primeiro. 
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Em termos de valor exportado, a taxa de crescimento anual aumentou 165 % entre 

1990/1997, quando comparado com 1980/1989. Alem disso, enquanto no primeiro 

periodo, as quantidades das exportacoes vitivinicolas totais representaram, em media, 

2,80 % da comercializacao total do Rio Grande do Sul, no segundo, aquela media foi 

de 8,70 %. 

No entanto, este maior dinamismo das exportacoes vitivinicolas 

brasileiras observado entre 1990/1997 se deveu quase que exclusivamente ao 

significative crescimento das exportacoes de vinhos de mesa. Enquanto que entre 

1980/1989 a quantidade exportada em litros cresceu a uma taxa anual de 15,29 % ou 

200.070 litros e o valor exportado a uma taxa de 21,75 % ou 245.143 dolares, entre 

1990/1997 a taxa de crescimento anual da quantidade exportada foi de 23,17 % ou 

1.917.177 litros e a taxa de crescimento do valor exportado foi de 22,09 % ou 

1.936.236 dolares. 

Outro produto que contribuiu para o bom desempenho das 

exportacoes, so que de maneira quase inexpressiva, foram os vinhos espumantes, 

uma vez que estes apresentaram, entre 1990/1997, um amortecimento na queda de 

suas respectivas taxas de crescimento (Ver tabela 49). 

GRAFICO 14 - Exportacoes vitivinicolas totais - Brasil 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 48. 
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Os demais produtos da pauta exportacao, no caso das uvas frescas e 

do suco de uvas, apresentaram queda relativa em suas respectivas quantidades e 

valores exportados no segundo periodo em comparacao com o primeiro (Ver tabela 

49). 

TABELA 49 Taxas anuais de crescimento das exportacoes vitivinicolas. 

Quantidades em litros e quilogramas e valores em US$ correntes -

Brasil 

Periodo 

Produtos 

Uvas Frescas 
Em % Variacao absoluta 

Quantidade (em kg.) Valor Quantidade (em kg.) Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 18,14 0,00 19,21 0,00 425.941 0,00 564.147 0,00 

1980-1989 21,36 0,00 17,85 0,00 273.687 0,00 250.495 0,01 

1980-1997 12,58 0,20 11,68 0,16 187.184 0.75 241.300 0.71 

Suco de Uvas 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 7,31 0,00 8,53 0,00 348.347 0,00 577.968 0,00 

1980-1989 10,61 0,00 13,93 0,00 357.571 0,00 517.358 0,00 

1980-1997 2.88 0,44 7,83 0,07 271.296 0,52 505.691 0,37 

Vinhos Espumantes 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Sisnific. Taxa Signific. 

1980-1997 -1,90 0,58 -1,72 0,56 -1.070 0,31 -1.189 0,45 

1980-1989 -12,39 0,17 -8,37 0,31 -3.041 0,30 -2.155 0,62 

1990-1997 -11,13 0.30 -2.73 0.78 -1.908 0.58 -621 0.91 

Vinhos de Mesa 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 22,42 0,00 26,51 0,00 1.049.567 0,00 1.016.109 0,00 

1980-1989 15,29 0,01 21,75 0,01 200.070 0.20 245.143 0.10 

1990-1997 23,17 0,00 22,09 0,00 1.917.177 0.03 1.936.236 0,00 

Total 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 14,92 0,00 16,49 0,00 1.822.786 0,00 2.157.036 0,00 

1980-1989 13,38 0,00 15,79 0,00 828.289 0,00 1.010.842 0,00 

1990-1997 14,31 0,04 12,08 0.04 2.373.749 0,15 2.682.610 0,04 
Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 48. 
(1)Para pcrccntuais, taxas anuais dc crescimento calculadas segundo medias moveis tricnais, 
com base no modelo y=Aert. Para a variacao absoluta, taxas anuais de crescimento calculadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ci r r i mr \ r \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m A ^ i o c m A i r p i czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i r - i r» f i «-i i r r »/ >r v» K n r o r t r \  t y%r \ Af %]  r \  \ r -
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Isto indica que se por um lado a queda nas restrigoes tarifarias a partir 

de 1989 contribuiram para a alavancagem das exportacoes vitivinicolas brasileiras 

totais atraves do expressivo aumento das exportacoes de vinhos de mesa, por outro, 

contribuiram para diminuir o ritmo da expansao das exportacoes de uvas frescas e 

suco de uvas. 

5.3.4.2 Exportacoes por paises de destino 

Os principals paises de destino das exportacoes vitivinicolas 

brasileiras e suas respectivas taxas de crescimento estao colocadas nos anexos II, III 

e IV No caso dos vinhos de mesa aparecem como principals compradores Paraguai, 

Estados Unidos, Bolivia e Japao, sendo que os dois primeiros foram os unicos a 

elevarem significativamente suas respectivas quantidades e valores importados entre 

1990/1997. 

As exportacoes brasileiras de uvas frescas se destinam principalmente 

para os Paises Baixos, Argentina, Reino Unido, Belgica, Canada, Estados Unidos, 

Franca e Alemanha. Conforme pode ser visto no anexo III, todos os paises, 

indistintamente, apresentaram queda, relativa ou absoluta, nas taxas anuais de 

crescimento das quantidades e valores exportados na comparacao entre 1980/1989 e 

1990/1997. 

Os principals compradores externos do suco de uva brasileiro sao 

Suecia, Estados Unidos, Japao, Paises Baixos, Canada e Porto Rico. O pior 

desempenho nas taxas anuais de crescimento das exportacoes ficou por conta dos 

Estados Unidos, Paises Baixos e Canada, que passaram de taxas positivas entre 

1980/1989 para taxas negativas entre 1990/1997. Os demais paises tiveram um 

desempenho melhor, sobretudo no que diz respeito a valores absolutos. 

5.3.4.3 Impactos sobre as importacoes 

Conforme ja foi colocado anteriormente, a principal caracteristica do 

processo de abertura da economia brasileira foram as quedas repentinas e 

indiscriminadas nas restrigoes tarifarias para praticamente todos os produtos a partir 
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do initio dos anos 90. Este tipo de postura desembocou em um aumento expressivo 

no volume das importacoes nacionais de uma ampla gama de produtos. 

No caso especifico do setor vitivinicultor a situacao nao foi diferente 

do ocorrido com os outros setores, uma vez que conforme mostram os dados da 

tabela 50, as importacoes totais cresceram significativamente a partir principalmente 

de 1989, embora tenham apresentado uma ligeira queda no ano de 1992. Em 1994 o 

valor importado anual ultrapassou a casa dos 60 milhoes dolares, chegando a um 

patamar superior a 100 milhoes de dolares em 1997, indicando um salto significativo 

em relacao ao periodo 1980/1989. 

A tendencia apresentada no grafico 15 demonstra claramente a 

aceleracao das importacoes totais a partir de 1989. Ate o ano de 1986 a trajetoria era 

declinante, apresentando uma ligeira recuperacao ate 1989 para posteriormente 

iniciar um ciclo de crescimento expansivo significativo. 

Na comparacao entre os periodos 1980/1989 e 1990/1997 se observa 

uma modificacao realmente significativa. Enquanto no primeiro periodo as 

quantidades totais importadas cresceram a uma taxa anual de 13,32 % ou 2.122.430 

litros e os valores totais cresceram 10,79 % ou 1.701.831 dolares, no segundo 

periodo as quantidades totais cresceram a uma taxa anual de 20,59 % ou 9.607.632 

litros e os valores cresceram 19,11 % ou 11.943.134 dolares (Ver tabela 51). 

Isto indica que as importacoes vitivinicolas cresceram cerca de 356 % 

em litros e cerca de 600 % em valor na comparacao das taxas de crescimento anual 

do periodo 1990/1997 com o periodo 1980/1989 (Ver tabela 51). Vale destacar que o 

volume vitivinicola importado brasileiro em litros em 1997, correspondeu a cerca de 

22 % do total comercializado com vinhos e derivados neste mesmo ano no Rio 

Grande do Sul. 

Em nivel desagregado houve aumento nas importagoes de todos os 

produtos conforme demonstra as taxas anuais de crescimento colocadas na tabela 51. 

Os vinhos de mesa passaram de uma taxa de crescimento anual da ordem de 9,73 % 

ou 505.209 dolares entre 1980/1989, para uma taxa de 23,26 % ou 5.847.133 dolares 

entre 1990/1997. Os vinhos espumantes passaram de uma taxa de crescimento anual 

de 5,66 % ou 30.891 dolares para uma taxa de 34,41 % ou 1.013.821 dolares. 



1% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As uvas frescas e as uvas passas tambem apresentaram modificacoes 

importances em suas respectivas taxas de crescimento anuais. A primeira apresentou 

uma taxa de crescimento de 15,99 % ou 548.077 dolares entre 1980/1989 e uma taxa 

de 16,66 % ou 3.029.426 dolares entre 1990/1997. O valor importado com uvas 

passa cresceu a uma taxa anual de 9,29 % ou 617.654 dolares entre 1980/1989 e uma 

taxa de 11,70 % ou 2.052.775 dolares entre 1990/1997. 

TABELA 50 - Principals importacoes brasileiras de produtos vitivinicolas. Quantidades em litros e 

quilogramas e valores em US$ correntes - Brasil 

Anos Vinhos de Mesa Vinhos 
Espumantes 

Uvas (em kg.) 
Total(,) Anos Vinhos de Mesa Vinhos 

Espumantes 
Frescas Passas Total(,) Anos 

Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quani. Valor Quant. Valor 
1980 5.858.606 8.012.002 86.029 179.108 1.847.560 1.742.560 3.586.276 7.931.723 11.378.471 17.865.393 

1981 4.089.551 3.682.699 367.586 519.056 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 O lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A "TO/I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i . o i y . /o u 1.755.114 3.240.^26 3.293.443 9.517.843 1 J . 230.312 

1982 3.948.729 4.973.446 467.907 560.370 3.108.086 2.696.213 4.251.972 5.768.41! 11.776.694 13.998.440 

1983 3.546.407 4.275.108 492.272 549.052 2.674.238 1.861.120 5.312.057 5.343.886 12.024.974 12.029.166 

1984 2.038.883 2.189.522 162.777 206.654 1.203.387 881.947 3.497.468 3.456.028 6.902.515 6.734.151 

1985 4.925.870 5.394.736 312.841 412.621 811.587 559.761 4.661.703 4.445.027 10.712.001 10.812.145 
1986 7.595.430 914.375 575.325 739.317 2.035.560 1.446.438 7.848.603 8.148.145 18.054.918 ! 1.248.275 

1987 4.684.871 6.170.476 300.048 487.983 2.605.578 2.084.722 7.308.747 7.419.305 14.899.244 16.162.486 

1988 6.311.730 8.881.897 332.971 605.465 5.397.880 3.942.178 10.998.783 10.512.221 23.041.364 23.941.761 

1989 9.175.386 14.884.991 167.763 632.150 13.437.150 i 0.603.325 12.823.084 13.234.530 35.603.383 39.354.996 

1990 8.170.337 16.067.936 206.637 956.4% 14.682.084 12.115.081 7.782.818 8.152.171 30.841.876 37.291.684 

1991 8.197.633 14.872.751 216.945 927.142 12.131.763 10.406.352 10.643.357 11.316.698 31.189.698 37.522.943 

1992 6.174.399 10.460.925 114.187 468.810 4.786.037 4.219.395 7.588.037 9.468.046 18.662.660 24.617.176 

1993 12.167.107 19.490.743 428.452 1.602.190 4.508.820 4.355.697 9.022.180 12.267.170 26.126.559 37.715.800 

1994 21.794.162 36.332.393 702.510 2.898.312 8.384.159 7.500.516 14.313.673 16.813.678 45.194.504 63.544.899 

1995 28.710.290 53.041.536 884.441 3.522.762 23.891.791 19.810.197 38.542.420 16.372.478 92.028.942 92.746.973 

1996 22.631.605 39.163.382 762.432 3.829.755 58.817.206 32.016.469 14.842.675 19.101.089 97.053.918 94.110.695 

1997 24.018.349 48.228.293 1.262.275 9.555.056 23.222.350 25.901.118 16.417.932 23.616.649 64.920.906 107.301.116 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F o n t e : C 

( ! ) I n c l u i 

I .E .F . M . F . E l a b o r a g a o : L o i v a M a r i a R i b e i r o d e M e i l o - E M B R A P A / C N P U V 

s u c o d e u v a s 

Estas informacoes indicam um crescimento extremamente 

significativo nas importacoes vitivinicolas nacionais entre 1990/1997, ou seja, no 

periodo em que se consolida o processo de abertura da economia brasileira ao 

exterior. Comparado com as exportacoes, se pode perceber que as importacoes 

apresentaram um crescimento absoluto infinitamente superior, tanto em termos de 

quantidade, quanto em termos de valor conforme mostram as taxas de crescimento 

anuais. 

Uma ideia sobre a mudanca de comportamento na relacao entre as 

importacoes e exportacoes podem ser obtidas atraves da analise dos coeficientes de 

correlacao entre ambos Entre 1980/1989 os coeficientes entre quantidade exportada 

e quantidade importada foi de 0,89 e entre valor exportado e valor importado foi de 

0,85. Ja em 1990/1997 os coeficientes apresentaram alteracoes significativas, sendo 
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que a taxa entre quantidade exportada e quantidade importada cai para 0,14 e entre 

valor exportado e valor importado cai para 0,44 (Calculos proprios com base nos 

dados das tabelas 48 e 50). Estas alteragoes podem ser explicadas pelo crescimento 

superior das importacoes em relacao as exportacoes no segundo periodo em 

comparacao com o primeiro. 

Outra observacao que pode ser feita e no sentido de que o aumento 

nas importacoes vitivinicolas brasileiras refletiram negativamente sobre as variaveis 

analisadas anteriormente, uma vez que enquanto houve um crescimento significativo 

no volume importado em nivel nacional, se observaram quedas importantes na area 

plantada com videiras, na producao e no processamento de uvas e na comercializacao 

de vinhos e derivados no Rio Grande do Sul. A relacao entre a quantidade 

vitivinicola importada e o volume comercializado neste estado quase triplicou, 

passando de 6,16 % na media 1980/1989, para 18,43 % entre 1990/1997. 

Outro fato que corrobora esta afirmativa e de que a facilidade de 

adquirir vinhos e derivados no exterior fez com que o consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita nacional 

de vinhos importados aumentasse significativamente, passando de 0,04 litros em 

1990 para 0,15 litros em 1995, ou seja, quase cinco vezes mais. Neste mesmo 

periodo, o consumo de vinhos nacionais se manteve praticamente estagnado. 

GRAFICO 15 - Importacoes vitivinicolas totais - Brasil 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 50. 
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5.3.4.4 Importacoes por paises de origem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No capitulo IV ficou demonstrado as caracteristicas da vitivinicultura 

mundial, com destaque para os paises e regioes que lideram o mercado mundial e que 

consequentemente, seriam importantes adversarios ou parceiros brasileiros no ambito 

externo. Nos anexos V, VI e VII estao destacados os principais paises de origem das 

importacoes vitivinicolas brasileiras e as respectivas taxas de crescimento anuais da 

quantidade e do valor importados. 

Os principais exportadores de vinhos de mesa para o Brasil no periodo 

estipulado para a realizacao da pesquisa foram Chile, Portugal, Alemanha, 

Argentina, Franca, Italia, Espanha e Estados Unidos. Entre 1980 e 1997, o pais que 

apresentou as maiores taxas de crescimento das exportacoes em valor para o Brasil 

foi a Alemanha que apresentou uma taxa de 20,82 % ou um incremento anual de 

751.967 dolares (Ver anexo V). 

Na comparacao entre os dois periodos, ou seja, entre 1980/1989 e 

1990/1997, com excecao da Argentina que apresentou queda relativa, todos os 

demais apresentaram taxas anuais de crescimento superiores das exportacoes de 

vinhos de mesa para o Brasil no segundo periodo. O destaque f i c a por conta da Italia 

que passou de uma taxa anual de crescimento da quantidade exportada de 11,75 % ou 

43.987 litros e 18,35 % ou 89.909 dolares entre 1980/1989 para uma taxa de 38,46 % 

ou 718.982 litros e 36,28 % ou 1.486.494 dolares entre 1990/1997. Vale destacar que 

a Espanha e os Estados Unidos, que apresentaram taxas de crescimento negativas 

entre 1980/1989, cresceram positivamente entre 1990/1997 (Ver anexo VI). 

Em relacao as importacoes de vinhos espumantes se destacaram 

Espanha, Italia, Franca, Portugal, Alemanha e Chile. Estes tres ultimos passaram de 

taxas anuais de crescimento negativas das exportacoes para o Brasil entre 1980/1989, 

para taxas positivas no periodo subsequente. A Franca saltou de uma taxa de 

crescimento anual de 14,24 % ou 3.519 litros e 25,20 % ou 26.075 dolares entre 

1980/1989, para uma taxa de 46,53 % ou 84.641 litros e 42,10 % ou 801.160 dolares 

entre 1990/1997 (Ver anexo VII). 

No que diz respeito as importacoes brasileiras de uvas frescas e passas 

se destacaram Argentina, Chile, Estados Unidos e Mexico, sendo que este ultimo 

exportou somente uvas passas. Em relacao as uvas frescas o destaque f i c a por conta 
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do Chile que passou de uma taxa de crescimento anual do volume exportado de 

14,70 % ou 350.699 quilogramas e 12,93 % ou 248.793 dolares entre 1980/1989, 

para uma taxa de 27,03 % ou 3.973.495 quilogramas e 21,16 % ou 2.627.863 dolares 

entre 1990/1997 (Ver anexo VTT). 

Quanto as uvas passas, merecem destaques os Estados Unidos e o 

Mexico, uma vez que estes paises apresentaram taxas anuais expressivas de 

crescimento das exportacoes para o Brasil na comparagao entre os dois periodos. A 

Argentina e o Chile tambem apresentaram um aumento nas taxas anuais de 

crescimento das exportacoes para o Brasil, na comparagao entre os dois periodos 

(Ver anexo VII). 

Resgatando aquilo que foi discutido no capitulo IV, se pode perceber a 

confirmagao do potencial vitivinicola de paises como a Franga, Portugal, Italia, 

Espanha e Alemanha no caso da CEE, e de paises como Argentina e Chile, no caso 

do MERCOSUL, e dos Estados Unidos. O crescimento significativo das exportagoes 

destes paises, com excegao da Argentina, para o Brasil, apos o inicio do processo de 

abertura comercial, corroboram a tese da vulnerabilidade da vitivinicultura nacional 

frente ao mercado externo. Conforme ja foi visto, a ampliagao dos mercados para 

estes paises resultou em um estreitamento do mercado nacional. 

Isto quer dizer que a abertura do mercado nacional acabou 

favorecendo os grandes produtores vitivinicolas mundiais em detrimento da 

produgao interna, uma vez que, como ja foi colocado, ocorreram mudangas negativas 

importantes no contexto da vitivinicultura do Rio Grande do Sul apos o inicio do 

processo de abertura comercial. 



200 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 51 - Taxas anuais de crescimento das importacoes vitivinicolas. Quantidades 

em litros e quilogramas e valores em US$ correntes - Brasil 

Periodo 

Produtos 

Vinhos de Mesa 

Em% Variacao absoluta 
Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 13,05 0,00 17,59 0,00 1.264.909 0,00 2.538.766 0,00 

1980-1989 9,37 0,00 9,73 0,13 388.612 0,08 505.209 0,26 

1990-1997 23,07 0,00 23,26 0.00 3.099.294 0,00 5.847.133 0.00 

Vinhos Espumantes 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Sienific. Taxa Sienific. Taxa Sienific. 

1980-1997 3,66 0,16 15,34 0,00 33.446 0,01 297.966 0,00 

1980-1989 -3,70 0,18 5,66 0,02 323 0,98 30.891 0,12 

1990-1997 31.09 0.00 34.41 0.00 151.211 0.00 1.013.821 0,01 

Uvas Frescas 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade (em kg.) Valor Quantidade (em kg.) Valor 

Taxa Sienific. Taxa Sienific. Taxa Sienific. Taxa Sienific. 

1980-1997 18,94 0,00 18,85 0,00 1.758.153 0,00 1.328.755 0,00 

1980-1989 17,30 0,05 15,99 0,09 754.743 0,06 548.077 0,08 

1990-1997 19.86 0.13 16.66 0.13 4.219.068 0.13 3.029.406 0.04 

Uvas Passas 

Em% Variacao absoluta 

Quantidade(em kg.) Valor Quantidade(em kg.) Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 11,69 0,00 9,09 0,00 1.057.157 0,00 900.933 0,00 

1980-1989 14,39 0,00 9,29 0,01 978.752 0,00 617.654 0,05 
1990-1997 18,37 0,01 11,70 0,00 2.138.060 0.01 2.052.775 0.00 

TotaI(2) 

Em% Variacao Absoluta 

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. Taxa Signific. 

1980-1997 13,93 0,00 14,84 0,00 4.113.665 0,00 5.066.420 0,00 

1980-1989 13,32 0,00 10,79 0,04 2.122.430 0,02 1.701.831 0,10 

1990-1997 20.59 0.00 19,11 0,00 9.607.632 0,02 11.943.134 0,00 
Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 50. 
(l)Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 

com base no modclo y=Aert. Para a variacao absoluta, taxas anuais de crescimento calculadas 

segundo medias moveis trienais com base no modelo Y=Ae. 
(2)Inclui suco de uvas 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O primeiro capitulo do presente estudo, que tratou da discussao 

teorica que envolve protecionismo e liberalizagao comercial, destacou a existencia 

de, basicamente, duas correntes que contrastam entre si. De um lado existe uma visao 

de cunho ortodoxa, que defende a ausencia de qualquer tipo de mecanismo que 

obstrua a livre atuagao das forgas de mercado e defende, por extensao, que o 

mercado externo deva ser isento de qualquer tipo de regulamentagao deliberada. 

Por outro lado, a corrente heterodoxa acredita que o livre jogo das 

forgas de mercado pode levar a ocorrencia de assimetrias nas relacoes mercantis 

entre os paises, ou seja, a livre concorrencia entre nagoes com diferengas estruturais 

pode levar a discriminagao dos setores mais vulneraveis da economia interna. 

Ficou demonstrado tambem que, com excegao do periodo em que a 

Inglaterra exerceu sua hegemonia sobre o mundo, ou seja, durante boa parte do 

seculo XIX, nos demais periodos historicos, o protecionismo sempre foi amplamente 

utilizado no sentido de viabilizar os modelos de desenvolvimento dos paises hoje 

considerados desenvolvidos. 

Isto quer dizer que o protecionismo se encontra na essentia do padrao 

de desenvolvimento de paises como Japao, Estados Unidos, Alemanha, Franga, 

Italia, etc., ou seja, estas nagoes somente atingiram seus respectivos niveis de 

desenvolvimento economico e social pelo fato de terem protegido suas fronteiras 

contra o ingresso de mercadorias vindas de paises com niveis tecnologicos superiores 

aos seus. 

Alem disso, a analise sobre o comportamento das relagoes mercantis 

externas mostrou que as iniciativas, tomadas por parte dos paises desenvolvidos, de 

criagao de sistemas multilaterais que visem a liberalizagao comercial em todos os 

niveis, nao tern sido eficaz no alcance de seus objetivos. E isto ocorre pelo fato de 

que todos os paises desenvolvidos, indistintamente, continuam relutando em 

abandonar os mecanismos de protegao aos setores internos mais sensiveis de suas 
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economias. Entre as medidas utilizadas merecem destaque a manutengao de 

subsidios a producao domestica e a criagao das chamadas barreiras nao-tarifarias. 

Estes acordos multilaterais, como por exemplo o GATT e a OMC, 

estao sendo utilizados como instrumentos de perpetuacao das relagoes de poder em 

nivel internacional, na medida em que contemplam os interesses dos paises 

desenvolvidos em detrimento dos demais. E isto ocorre porque ao mesmo tempo em 

que aqueles paises mantem a utilizacao das praticas protecionistas, pressionam para 

que os paises subdesenvolvidos eliminem todo e qualquer tipo de restricao ao 

ingresso de mercadorias vindas de seus mercados. 

No caso do Brasil, a analise sobre o comportamento da politica 

externa desde o pos-guerra, demonstrou que esta possuiu uma vinculacao bastante 

estreita com os interesses do polo hegemonico mundial, neste caso os Estados 

Unidos. Portanto, serviu para mostrar que em determinados periodos se observou um 

certo arrojo da diplomacia brasileira, no sentido de vincular a politica externa com os 

interesses nacionais. Foi assim durante os Governos Vargas, Kubitscheck, Quadros e 

Goulart e de alguma forma durante o governo militar do General Geisel. 

Comparando a politica externa daquele periodo, com a que vem sendo 

praticada nos ultimos anos, principalmente a partir dos anos 90, percebe-se que 

atualmente existe uma completa ausencia de arrojo por parte da diplomacia nacional 

no ambito extemo, o que tern desembocado em um alinhamento sem precedentes aos 

interesses do capital estrangeiro, principalmente norte-americano. Isto tern 

contribuido para o desencadeamento de um processo de perda gradual de autonomia 

e em um deslocamento do centro de tomada de decisoes para fora, o que tern levado, 

consequentemente, a deterioracao dos principios basicos da soberania nacional 

atraves do desmonte progressivo do aparato estatal brasileiro. 

Este tipo de situacao foi uma consequencia direta da mudanga de 

padrao de insergao da economia brasileira no comercio mundial a partir do inicio dos 

anos 90. Conforme foi visto no capitulo III, da forma como foi colocado em pratica, 

o processo de abertura da economia brasileira ao exterior representou uma total 

subordinacao aos interesses do capital internacional, na medida em que foi marcada 

pela unilateralidade e por reducoes drasticas e repentinas nas tarifas de importacao da 

maioria dos produtos. 
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Apos ter ficado alijado do circuito financeiro internacional durante 

praticamente toda a decada de 80, devido a seu crescente endividamento externo, o 

Brasil retorna nos anos 90, favorecido pela diminuicao das taxas de juros 

internationals e, consequentemente, pela elevada liquidez proporcionada pela 

desregulagao financeira ocorrida nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, o 

acesso a esse volume de capitals, essencialmente financeiros e que sao atraidos por 

importantes diferenciais nas taxas de juros internas em relacao a externa, somente foi 

possivel a partir da adesao sem restrigoes aos principios fundamentals do ideario 

neoliberal, completamente monitorado pelos organismos que representam os 

interesses dos paises centrais, no caso FMI e Banco Mundial. 

A concorrencia indiscriminada de mercadorias produzidas em seus 

paises de origem em condicoes excepcionalmente mais favoraveis do que aquelas 

produzidas internamente, aliado a uma sobrevalorizagao da moeda nacional em 

relagao ao dolar norte-americano, tern contribuido sobremaneira para a 

desestabilizacao e ate mesmo para a destruicao de determinados setores internos da 

economia nacional e tern levado tambem ao agravamento das contas externas do 

pais, refletido em deficits sucessivos na balanca comercial. 

A iniciativa de regionalizacao da economia brasileira, atraves da 

consolidagao e fortalecimento do MERCOSUL, tambem tern apresentado suas 

contradicoes, uma vez que este acordo tern se mostrado relativamente eficaz como 

uma estrategia politica, mas muito pouco eficaz no que diz respeito aos interesses 

economicos nationals. Conforme foi visto, as relacoes comerciais entre seus dois 

principais paises membros, no caso Brasil e Argentina, tern apresentado assimetrias 

significativas, refletidas em uma perda relativa de posicao do primeiro pais frente ao 

segundo, sobretudo no que se refere ao setor agricola. 

As informacoes apresentadas indicaram que esta havendo uma 

substituicao da produgao agricola nacional pela produgao agricola Argentina, uma 

vez que este pais tern aumentado significativamente o seu volume produzido nos 

ultimos cinco anos, enquanto a produgao agricola brasileira se manteve praticamente 

estagnada. Vale lembrar que a partir de 1995, a balanga comercial brasileira frente a 

Argentina foi sempre deficitaria. 
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As informagoes referentes as caracteristicas da vitivinicultura mundial 

colocadas no capitulo IV destacaram o importante potencial vitivinicola dos paises 

da Comunidade Economica Europeia, como Franca, Italia, Portugal, Espanha e 

Alemanha, dos Estados Unidos e dos paises do MERCOSUL, principalmente 

Argentina e Chile. 

No que se refere a vitivinicultura brasileira, ficou demonstrado a 

predominancia do Rio Grande do Sul no cenario nacional, tanto no que se refere a 

area plantada com videiras, quanto na produgao de vinhos e derivados. As 

informagoes indicaram por um lado, um tipo de cultura extremamente vulneravel 

devido as adversidades das condigoes edafo-climaticas apresentadas na regiao e, por 

outro, a importancia socio-economica e cultural no ambito das microrregioes e da 

propria regiao em que esta inserida. 

As dificuldades no cultivo da videira aliado a problemas historico-

estruturais em diversos niveis, apontaram para uma maior vulnerabilidade da 

vitivinicultura gaucha no cenario internacional, principalmente quando confrontada 

com os grandes centros produtores mundiais. 

E esta baixa competitividade da vitivinicultura gaucha foi comprovada 

atraves da analise empirica das informagoes sobre o seu desempenho posterior ao 

processo de abertura da economia brasileira ao exterior. Apos o inicio deste 

processo, que como se viu foi marcado por uma serie de contradigoes, ocorreram 

diminuigoes importantes, seja em termos absolutos ou relativos, em variaveis como 

area plantada com videiras, produgao e processamento de uvas e comercializagao 

total. 

A area plantada com videiras mudou radicalmente de comportamento 

a partir dos anos 90, quando comparado com o periodo pre-abertura, ou seja entre 

1980/1989. Neste periodo ela cresceu a uma taxa anual de 0,52 % ou cerca de 225 

hectares e no periodo posterior, ou seja entre 1990/1997, passou a crescer a uma taxa 

anual negativa de -1,40 %, o que representou uma perda anual de 686 hectares 

plantados. 

A produgao de uvas seguiu uma tendencia parecida com a area 

plantada, embora tenha apresentado uma mudanga muito mais importante. Enquanto 
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que entre 1980/1989 a produgao aumentou a uma taxa anual de 3,51 % ou 18.199 

toneladas, entre 1990/1997 esta taxa cai para -1 ,26 % ou -9.684 toneladas. 

A quantidade total de vinhos e derivados comercializados tambem 

apresentou alteragoes significativas na comparacao entre os dois periodos, sendo que 

entre 1980/1989 a taxa anual de crescimento foi de 1,65 %, o que indicou um 

incremento anual de mais de 6 milhoes de litros. No periodo posterior, ou seja entre 

1990/1997, a taxa anual de crescimento foi praticamente nula, indicando um 

incremento anual bem menos expressivo de cerca de 1,3 milhoes de litros. 

O volume total de uvas processadas, destinadas principalmente a 

produgao de vinhos, passou de uma taxa anual de crescimento de 2,47 % ou cerca de 

10,8 milhoes de quilogramas entre 1980/1989, para uma taxa anual de 0,55 %, o que 

representou uma queda anual do volume processado de 1,6 milhoes de quilogramas 

entre 1990/1997. 

No ambito externo se observou um aumento significativo tanto pelo 

lado das exportagoes quanto pelo lado das importagoes muito embora tenha se 

notado um dinamismo maior desta ultima, tanto em termos absolutos quanto 

relativos, em relacao a primeira. Entre 1980/1989 as exportagoes vitivinicolas totais 

cresceram a uma taxa anual de 13,38 % ou 828.289 litros em termos de quantidade e 

15,79 % ou cerca de 1,01 milhoes de dolares em termos de valor. Ja no periodo 

compreendido entre 1990/1997 a taxa anual de crescimento foi de 14,31 % ou cerca 

de 2,4 milhoes de litros em termos de quantidade e 12,08 % ou cerca de 2,7 milhoes 

de dolares em termos de valor. 

As importagoes vitivinicolas totais cresceram a uma taxa anualizada 

de 13,32 % ou cerca de 2,1 milhoes de litros em termos de quantidade e 10,79 % ou 

1,7 milhoes de dolares em termos de valor entre 1980/1989. No periodo posterior, a 

taxa de crescimento anualizada foi de 20,59 % ou cerca de 9,6 milhoes de litros em 

termos de quantidade e 19,11 % ou cerca de 12 milhoes de dolares em termos de 

valor. 

Isto demonstra que este crescimento significativo no volume 

importado nacional, proporcionado pela ja mencionada queda nas restrigoes 

tarifarias, refletiu de maneira negativa sobre a vitivinicultura gaucha, uma vez que 
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conforme ja foi colocado, todas as variaveis analisadas para o ambito interno deste 

setor, apresentaram quedas importantes em termos absolutos ou relativos. 

Alem disso, a queda nos volumes agregados referente a vitivinicultura 

gaucha foi uma contrapartida do aumento da participagao no mercado vitivinicola 

nacional dos principais paises produtores mundiais que foram destacados no capitulo 

IV. Houve um aumento significativo das importagoes brasileiras de vinhos 

provenientes da Italia, Franga, Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos e 

Chile, confirmando a tese de que estes paises mantem a supremacia do mercado 

vitivinicola mundial. 

No que se refere a Argentina se pode constatar de que esta, ao 

contrario do que se esperava em fungao da relagao privilegiada deste pais com o 

Brasil no ambito do MERCOSUL, diminuiu relativamente sua participagao no 

mercado nacional apos o inicio do processo de abertura comercial. 

Em linhas gerais, a presente pesquisa mostrou que as relagoes 

mercantis entre os diferentes paises nao levam, necessariamente, a harmonizagao de 

interesses, uma vez que historicamente o avango das forgas produtivas em nivel 

internacional foi marcado por importantes assimetrias. Isto indica que a rapidez na 

implementagao de um processo de liberalizagao de determinada economia pode 

prejudicar sensivelmente os setores que nao possuem as condigoes necessarias ao 

enfrentamento da concorrencia externa. E este foi o caso da vitivinicultura gaucha, 

que apos o inicio do processo de abertura comercial, apresentou uma mudanga 

importante de comportamento, que foi marcado por expressivas diminuigoes no 

volume de variaveis como area plantada com videiras, produgao e processamento de 

uvas e quantidade comercializada. 

E importante destacar que a crenga na inexorabilidade do processo de 

globalizagao da economia mundial e de que este leve, necessariamente, a 

desregulagao dos mercados em todos os niveis atraves da diminuigao das atribuigoes 

do Estado, e desconhecer a realidade do comercio mundial. Conforme ja foi visto, os 

paises desenvolvidos, ao contrario do que normalmente se acredita, vem aumentando 

a participagao estatal em varios setores de suas respectivas economias com o intuito 

de se fortalecerem frente a concorrencia externa. 
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Dessa forma, as conclusoes deste trabalho indicam a necessidade de 

revisao de alguns criterios das diretrizes basicas do processo de abertura comercial 

brasileiro, uma vez que uma ampla gama de mercadorias produzidas internamente 

estao sofrendo a concorrencia indiscriminada de mercadorias proveniente de regioes 

ou paises com diferenciais importantes de desenvolvimento tecnologico, ou paises 

que mantem mecanismos de protecao efetiva as suas respectivas produgoes interna. 

A utilizacao de criterios na escolha de produtos que possam ser 

importados com isencao tarifaria, o estabelecimento de quotas para importagao, a 

criagao de programas que visem preparar os setores internos mais vulneraveis frente 

a concorrencia externa, o restabelecimento do valor da moeda nacional frente ao 

dolar norte-americano, assim como medidas mais amplas que visem recuperar e 

fortalecer o papel do Estado para que este possa exercer, a exemplo do que ocorre 

nos paises desenvolvidos, a funcao de defender os interesses nacionais, sao 

iniciativas importantes no sentido de enfrentar as transformagoes recentes no cenario 

internacional. 

No que se refere a vitivinicultura gaucha e, consequentemente 

brasileira, se pode argumentar que se for mantida a tendencia dos ultimos oito anos 

para os periodos subsequentes, pode-se esperar um futuro incerto para este setor, 

podendo ocorrer a desagregagao e ate mesmo o desaparecimento da cultura viticola 

da regiao, com todas as implicagoes de ordem economica, social e cultural que isto 

representa. 

Medidas como subsidios governamentais aos produtores viticolas, 

maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, restrigoes tarifarias temporarias, 

etc, sao instrumentos que podem ser utilizados para o fortalecimento do setor para 

enfrentar a concorrencia externa. Os custos monetarios deste empreendimento 

representara muito pouco se comparado com os custos sociais e culturais que podem 

representar o desaparecimento desta cultura no ambito das microrregioes e da regiao 

em que esta inserida. 
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ANEXO I - Produgao de vinhos nos principais paises produtores mundiais 

(em milhoes de litros) 

Anos/Paises Italia Franca Alemanha Espanha Portugal 

1962 6.999 7.348 393 2.422 1.527 

1963 5.364 5.683 603 2.555 1.313 

1964 6.694 6.087 718 3.417 1.385 

1965 6.821 6.657 520 2.655 1.493 

1966 6.471 6.094 524 3.075 902 

1967 7.472 6.099 630 2.321 987 

1968 6.562 6.512 629 2.313 1.194 

1969 7.166 4.980 615 2.462 827 

1970 6.887 7.437 1.011 2.560 1.154 

1971 6.421 6.133 654 2.432 898 

1972 6.017 5.850 794 2.656 836 

1973 7.672 8.242 794 4.000 1.132 

1974 7.687 7.548 1.070 3.619 1.407 

1975 6.983 6.597 696 3.246 887 

1976 6.570 7.303 910 2.433 925 

1977 6.414 5.271 893 2.182 680 

1978 7.244 5.843 1.128 2.948 643 

1979 8.515 8.354 784 4.820 1.300 

1980 8.654 6.920 866 4.240 1.003 

1981 7.056 5.701 487 3.367 909 

1982 7.265 7.923 748 3.743 1.061 

1983 8.328 6.812 1.613 3.091 848 

1984 7.090 6.371 1.340 3.396 865 

1985 6.258 6.925 889 3.229 989 

1986 7.680 7.322 610 3.404 802 

1987 7.582 6.944 1.092 3.938 1.105 

1988 6.101 5.753 971 2.153 394 

1989 6.033 6.082 998 2.898 790 

1990 5.493 6.553 1.449 3.683 1.135 

1991 5.979 4.145 951 2.946 980 

1992 6.869 6.340 1.070 3.230 758 

1993 6.223 5.328 1.023 2.435 472 

1994 5.928 5.328 997 2.960 487 

1995 5.629 5.561 1.105 1.964 713 

1996 6.283 6.000 1.023 2.754 755 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Para 1962 ate 1993, Agriline - Wine on Line. Entre 1994 e 1996, Place du vin. 
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ANEXO II - Taxas anuais de crescimento das exportagoes de vinhos de mesa por 

paises de origem. Quantidades em litros e quilogramas e valores em US$ 

correntes 

Periodo 

Paises(1) 

Periodo 
Paraguai Estados Unidos 

Periodo Em% Em litros Em % Em litros Periodo 

Quantidade Valor Quantidade | Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 
1980-1997 19,31 (2) 

1980-1989 11,40(2) 

1990-1997 29'44 (2) 

2 0 , 0 3 w 495.45 l w 2 9 5 4 1 4 w 39,08 ( i ) 47,36(2J 5 2 9 . 2 3 4 ^ 657.025*2 

9,80(2) 115.984(2) 51.390 (4) 39,28 (2) 53,95® 170.579(2) 194.127(2 

28,63 ( 2 ) 858.573 (2 ) 512.502 (3 ) 17,83(2) 18,76(2) 878.495 (2 ) 1.146.357 

Bol ivia Japao 
Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade | Valor 
1980-1997 -3,42 (4 ) 

1980-1989 13,94(3) 

1990-1997 8J44(4) 

-2,14 (5) -972 (5 ) -727 (5) 25,38 (2) 27,44 (2 ) 1().()10(3) 11.293(4) 

12,04(4) 4.600 (4) 3.708 (4) 20,32 (4 ) 33,65 (3) 29.562 (3 ) 47.115 (3 ) 

7,25(4) 1.174(5) 1.055(5) 16,94(2) 14,50(2) 27.317 (2) 28.999 (3) 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de C.I.E.F. M.F. Dados fornecidos por 
EMBRAPA/CNPUV. 

(,)Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 

com base no modelo y=Aert. Para quilogramas, taxas anuais de crescimento calculadas 

segundo medias moveis trienais com base no modelo y=Ae. 

(2) Nivel de Significancia entre 0 e 1. 

(3) Nivel de Significancia entre 1 e 2. 

(4) Nivel de Significancia entre 2 e 5. 

(5) Nivel de Significancia entre 5 e 10. 
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ANEXO ITT - Taxas anuais de crescimento das exportagoes brasileiras de uvas frescas por 

paises de origem. Quantidades em litros e quilogramas e valores em US$ 

correntes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paises(1) 

Paises Baixos Argentina 

Periodo Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 3 1 , 6 9 - 3 3 , 9 0 w 228.590 ( 2 ) 318.588 (2 ) 35,21 (2 ) 35,53® 116.079(2) 130.985' 

1980-1989 41,04® 37,11 ( 2 ) 82.117 (2) 75.208 (2) -14,44 (2) -22,85 (2) -4.305 (4) -9.190 (2 

1990-1997 20.80 (2) 21,36 (2 ) 227.874 (4 ) 346.367 (4) -14,53 (2 ) -10,43 (3 ) -15.379 (5) 18.972(5 

Reino Unido Bel gica 
Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 18,25(2) 20,37 (2) 63.414 (2 ) 91.766 (2) -7,26 (2) -7,44 (2) -2.399 (4) -3.299 (3 

1980-1989 32,57 (2) 32,21 (2 ) 85.414 (2) 90.162 (2 ) 12,45(2) 5,89(2) 11.024(2) 7.087(4) 

1990-1997 -3,96 (5) -11,59 (3) -99.532 (4 ) -233.480 (3) -34,24 (2) -25,77 (2) -17.081 (2 ) -14.8411 

Canada Estados Unidos 
E m % Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 -9,13 (2 ) -8,30 (2) -9.727(3) -10.968 (4) 7,13 (2) 8,78(2) 7.965(4) 15.473(3 

1980-1989 8,74(3) 7,78(4) 26.633 ( 4 ) 25.710 (4) 11,67(2) 7,40(3) 16.305(3) 13.431(" 

1990-1997 -33,23 (2 ) -33,39 (2) -26.092 (2 ) -32.673 (3 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -

Franca Alemanha 
Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade | Valor Quantidade Valor 

1980-1997 3,92 (4) 2,78(5) 8.996(4) 9.171 (4 ) 3,81 (2 ) 3,75(2) 5.650 (4) 6.768(4) 

1980-1989 7,80(2' 0,81 (5 ) 7.985(2) 4.739 (4) 12,09(2) 5,93(2) 24.245 (2 ) 15.264(4 

1990-1997 -31,37(4) -25,88 (4) -34.178 (4) -31.129 (5) 7,80(4) 15,10(3) 1.091{5) 10.820(5 

Fonte: Fonte: Elaboracao pr6pria com base nos dados de C.I.E.F. M.F. Dados fornecidos por 

EMBRAPA/CNPUV. 
(1>Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais. com base no 

modelo y=Aen. Para quilogramas, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais 

com base no modelo v=Ae. 

(2) Nivel de Significancia entre 0 e 1. 

(3) Nivel de Significancia entre 1 e 2. 

(4) Nivel de Significancia entre 2 e 5. 

(5) Nivel de Significancia entre 5 e 10. 
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ANEXO IV - Taxas anuais de crescimento das exportagoes de suco de uvas por paises 

de origem. Quantidades em litros e quilogramas e valores em US$ 

correntes 

Paises(1) 

Suecia Estados Unidos 

Periodo Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 -11,00® -7,97® - 5 5 . 9 0 3 " -60.769® 9,61® 12,61® 211.681® 303.578' 

1980-1989 -14,71® -12,62® -97.254® -112.373 (2 ) 17,16® 21,98® 264.251® 339.222' 

1990-1997 -13,58® -16,96® -11.834 (4) -35.863® -4,98® -5,93® -119.373® -113.603' 

Japao Paises Baixos 
Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 18,81(2) 2 0 , 5 3 " 13().283(2) 224.464® -4,19® 1,96® -3.686® 2.496® 

1980-1989 30,08 (2) 37,33 (2 ) 87.065 (2 ) 168.896® 11,61® 15,76® 17.231® 20.123® 

1990-1997 17,31® 14,62(2) 254.519 (2 ) 415.072® -13,37® -13,51® -18.807® -32.260 ( 

Canada Porto Rico 
Em% Em quilogramas Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 3,16® 3,77(2) 17.118(2) 24.536® 9,36® 13,52® 23.489® 41.092® 

1980-1989 5,31 (3) 6.39® 28.020 (3) 30.750® 5.06® 15.71® 20.980® 35.332® 

1990-1997 -6,53® -6,52® 6.467® -19.055® 15,08® 14,43® 34.685® 56.042® 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de CLEF. M.F. Dados fomecidos por 
EMBRAPA/CNPUV. 

®Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 

com base no modelo y=Acrt. Para quilogramas, taxas anuais dc crescimento calculadas 

segundo medias moveis trienais com base no modelo y - A e . 

(2) Nivel de Significancia entre 0 e 1. 

(3) Nivel de Significancia entre 1 e 2. 

(4) Nivel de Significancia entre 2 e 5. 

(5) Nivel de Significancia entre 5 e 10. 
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ANEXO V - Taxas anuais de crescimento das importacoes de vinhos de mesa por 

paises de origem. Quantidades em litros e quilogramas e valores em US$ 

correntes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paises(l) 

Chile Portugal 

Periodo Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 6,27® 8.42® 69.548® 157.404® 7.86®' 12.71® 2 0 0 . 2 7 4 " 528.510® 

1980-1989 4,11® 2,65® -25.878® -53.376® 6,64® 9,57® 75.204® 150.238(3 

1990-1997 10,00(2) 14,63® 214.414® 480.377® 23,72® 24,40® 683.177® 1 525.994* 

Alemanha Argentina 
Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 18,74® 20,82® 532.638® 751.967® 15,09® 16,56® 52.566® 96.929® 

1980-1989 17,28(2) 20,86® 228.270® 328.505® 13,74® 14,09® 33.094® 50.678® 

1990-1997 23,11® 27,03® 859.101® 980.289® 8,77® 8,00® 77.160® 151.947® 

Franca Italia 
Em % Em quilogramas Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 13,38® 18,46® 127.185® 336.390® 19,48® 24,32® 233.548® 500.003® 

1980-1989 9,87® 15,34® 40.223® 82.699® 11,75® 18,35® 43.987® 89.909® 

1990-1997 29,76® 24,19® 397.540® 898.481® 38,46® 36,28® 718.892® 1.486.494( 

Espanha Estados Unidos 
Em% Em quilogramas E m % Em quilogramas 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade | Valor Quantidade Valor 

1980-1997 7,88® 16,25® 15.538® 48.594® 15,20® 19,32® 15.269® 33.360® 

1980-1989 -0,63® 13,75® -4.191® 10.572® -13.40® -4.16® -3.004® -2.162® 

1990-1997 28,40® 18.63® 55.820® 109.524® 45,62® 34,36® 59.850® 115.035® 

Fontc: Elaboracao propria com base nos dados dc CLEF. M.F. Dados fornccidos por 
EMBRAPA/CNPUV. 

®Para perccntuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 

com base no modelo y=Aert. Para quilogramas, taxas anuais de crescimento calculadas 

segundo medias moveis trienais com base no modelo y=Ae. 

(1) Nivel de Significancia entre 0 e 1. 

(2) Nivel de Significancia entre 1 e 2. 

(3) Nivel de Significancia entre 2 e 5. 

(4) Nivel de Significancia entre 5 e 10. 
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ANEXO VT - Taxas anuais de crescimento das importacoes brasileiras de vinhos 

espumantes por paises de origem. Quantidades em litros e 

quilogramas e valores em US$ correntes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paises(1) 

Espanha Italia 

Periodo Em% Em litros Em % Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 16,77® 26,99® 13.642® 53.973® 19,37® 26,02®' 11.901® 30.872® 

1980-1989 9,04® 19,76® 1.580® 7.678® 4,83® 12,35® 690® 2.842® 

1990-1997 18,85® 21,97® 25.239® 100.721® 40,39® 37,46® 30..376® 77.766® 

Franca Portugal 
Em% Em litros Em % Em litros 

Quaiilidade Valor Quaiilidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 19,27® 27,63® 22.596® 218.240® -27,14® -19,23® -15.013® -15.337' 

1980-1989 14,24® 25,20® 3.519® 26.075® -5,70® -5,06® 1.716® 754® 

1990-1997 46,53® 42,10® 84.641® 801.160® 22,01® 25,79® 3.795® 12.305® 

Alemanha C lile 
Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 -4,35® 4,22® -2.082® 2.113® 3,14® 7,34® 376® 1.452® 

1980-1989 -36.95® -26.40® -6.155® -4.815® -26.35® -25.75® -705® -871® 

1990-1997 27,03® 24,26® 2.824® 6.866® 18,45® 19,13® 1.762® 3.658® 
Fonte: Fonte: Elaboracao propria com base nos dados de C.I.E.F. M.F. Dados fornecidos por 

EMBRAPA/CNPUV. 

'Para percentuais, taxas anuais de crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, 

com base no modelo y=Acrt. Para quilogramas, taxas anuais dc crescimento calculadas 

segundo medias moveis trienais com base no modelo y=Ae. 

(2) Nivel de Significancia entre 0 e 1. 

(3) Nivel de Significancia entre 1 e 2. 

(4) Nivel de Significancia entre 2 e 5. 

(5) Nivel de Significancia entre 5 e 10. 
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ANEXO VII- Taxas anuais de crescimento das importagoes brasileiras de uvas por 

paises de origem. Quantidades em litros e quilogramas e valores em US$ 

correntes 

Paises/Produtos(1) 

Uvas Frescas 
Periodo ( :hile Argentina 

Em% Em litros Em% Em litros 

Quantidade Valor Quanudade Valor Quanudade Valor Quanudade Valor 

1980-1997 19,67(2) 18,83® 1.388.688® 975.531® 14,62® 16,54® 232.863® 214.147® 

1980-1989 I]4,70® 12,93® 350.699® 248.793® 22,18® 21,81® 366.567® 265.593® 

1990-1997 27,03 (2 ) 21,16® 3.973.495® 2.627.863® -4,36® 1,82® -137.006® 46.444® 

Estados Unidos 
Em% Em litros 

Quanudade Valor Quantidade Valor 

1980-1997 39,86 (2) 39,03® 128.764® 140.096® 

1980-1989 18,14(4) 21,88® -5.920® -3.203® 

1990-1997 43,76 (2 ) 37,12® 358.601® 358.993® 

Uvas Passas 

Argentina Chile 
Em% Em litros Em % Em litros 

Quanudade Valor Quanudade Valor Quanudade Valor Quanudade Valor 

1980-1997 7.15(2) 9,09" 233.716® 313826® 19.78® 14.38® 690.090® 462.818® 

1980-1989 12,57® 16,17® 248.511® 468.599® 24,04® 16,14® 469.052® 359651® 

1990-1997 9.13® 6,75® 372.385® 659.520® 25,27® 11.48® 1.142.743® 613.386® 

Estados Unidos Mexico 
Em% Em litros Em% 1 Em litros 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor | Quantidade Valor 

1980-1997 10.02® 10.28® 48.348® 81.016® -8.92® -9.16® -66.040® -112..8111-

1980-1989 2,69® 1,58® 9.813® 2.858® -11,74® -17,01® -87.564® -231.093* 
1990-1997 29,53® 29,64® 150.261® 267.107® 1,96® -0,42® -10.369® -23.489® 

Fontc: Fontc: Elaboracao propria com base nos dados dc C.I.E.F. M.F. Dados fornccidos por EMBRAPA/CNPUV. 
(1)Para pcrccntuais, taxas anuais dc crescimento calculadas segundo medias moveis trienais, com base no 

modelo y=Acrt. Para quilogramas taxas anuais dc crescimento calculadas segundo medias moveis trienais 

com base no modelo y=Ac. 

(2) Nivel dc Significancia cntrc 0 c 1. 

(3) Nivel dc Significancia cntrc 1 c 2. 

(4) Nivel dc Significancia cntrc 2 c 5. 

(5) Nivel dc Significancia cntrc 5 c 10. 


