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R E S U M O 

A global izagao como fenomeno transformador das relacoes comerciais nas ult imas 
decadas funcionou como instrumento propulsor do rompimento das barreiras 
aduaneiras impostas pelas soberanias nacionais. Promovendo assim a organizagao 
r' uma nova ordem economica mundial com base no multi lateralismo endossando 
mudancas drasticas na estrutura da concorrencia do comercio internacional. Esse 
cenario repercutiu na liberalizagao dos mercados nacionais bem como na formacao 
de blocos economicos regionais que tern supedaneo nas regras multi laterais de 
comercio, gerenciado pelo GATT e nos dias atuais pela OMC. Dessa nova 
conjuntura de liberalizagao comercial surge a necessidade de se estabelecer regras 
de defesa da concorrencia. Que no contexto dos blocos economicos tais como o 
Mercosul , contempla um ambiente de tamanha importancia para a consol idagao do 
espago comum, integrado e harmonizado, pois, deve conjugar interesses dos 
agentes economicos para proteger a concorrencia leal e justa, afastando medidas 
anti-dumping e medidas c o m p e n s a t o r s , restringindo a margem de arbitrariedade 
de suas agoes predatorias. Ha a necessaria organizagao inst i tut ional dos paises 
v isando as polit icas de protegao sem incorrer em penal idades no ambito da 
arbi t ragem internacional. Todo esse contexto e vital para o estudo especi f ico do 
problema desta pesquisa, a medida polit ica, sob certo modo protecionista, 
implantada pelo Decreto n° 7.567/2011, que majorou a al iquota do IPI sobre 
automoveis nao produzidos no Brasil, com excegao dos fabricados em paises do 
Mercosul e do Mexico. Essa medida, certo modo protege a defesa da concorrencia 
na integragao sul-americana, uma vez que excepciona a majoragao da al iquota para 
paises que nao fazem parte do acordo comercial do Mercosul, fazendo cumprir o 
Protocolo de Fortaleza, protegendo a industria automobil ista sul-americana. 

Palavras-chave: Mercosul. Defesa da concorrencia. Industria automobil ist ica. 



A B S T R A C T 

Global izat ion as phenomenon of transformer trade relations in recent decades 
funct ioned as na instrument for promoting the breaking of customs barriers imposed 
by national sovereignty. Thus promoting the organization of a new world economic 
orderbased on multi lateralism endorsing drastic changes in the structure of 
international trade competi t ion. This scenario reflected in the liberalization of 
domest ic markets as well as the formation of regional economic blocs has footstool in 
the multi lateral trade rules, managed by the GATT and the W T O today. In this new 
context of trade liberalization there is a nedd to stablish rules to protect competi t ion. 
That in the context of economic blocs such as Mercosur, includesan enviroment of 
such importance to the consolidation of common space, integrated and harmonizing 
therefore must combine the interests of economic agents to protect fair competi t ion 
and fair, removing the ant i-dumping and compensatory measures, restricting the 
scope for arbitrariness oftheir predation. There are the necessary institucional 
organizat ion of countries seeking protection policies whithout incurring penalit ies in 
international arbitration. All this context is vital to the specific study of the problem of 
this research, the policy under some what protectionist, establ ished by Decree n° 
7.567/2011 that the IPI major on cars not produced in Brazil, except those 
manufactured in contries Mercosur and Mexico. This measure, a way to protect 
competi t ion in the defense of South Amer ican integration, since the except ional 
increase in the rate for countries that are not part of the Mercosur trade agreement, 
enforcing the Protocol of Fortaleza, protecting the South Amer ican industry motorist. 

Keywords: Mercorsur. Protection of competit ion. Automobi le industry. 
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1 I N T R O D U g A O 

Uma onda de reformas apresentadas em meados do seculo XX se propos a 

reestruturar a estrutura produtiva, economica, comercial e cultural das nacoes de 

todo o planeta, reformulando polit icas em busca de solugoes para os crescentes 

problemas, que se ampl iavam ainda mais com o passar do tempo. A essa onda de 

transformagoes deu-se o nome de globalizagao, que acabou por moldar em principal 

as relagoes economicas internacionais contemporaneas intensif icando f luxo de 

bens, capital e pessoas fazendo com que eles atravessassem os limites das 

fronteiras nacionais. Surge tambem junto a globalizagao o ideal de l iberalizagao das 

economias e da formagao economica e comercial dos Estados sob bases regionais 

de integragao, constituindo, desse modo, blocos economicos comercias regionais 

pretendendo assim conformar o estabelecimento de praticas de livre comercio entre 

as nagoes, que com este bloco compactuam. Desse modo, diante as inovagoes 

advindas apos a Segunda Guerra Mundial surge a nogao de formagao de uma 

economia mundial promovendo a superagao das barreiras comercias mediante 

diversas rodadas de negociagoes multilaterais no seio do GATT (Acordo Geral de 

Tari fas e Comercio) o que possibil itou a abertura das economias aumentando 

consequentemente o volume de comercio. 

A verdade e que com a globalizagao o mundo parece menor e mais ligado 

entre si. Consiste a globalizagao na mentora dos antagonismos crescentes entre a 

tradicional soberania politica nacional e a integragao economica transfronteiriga das 

economias nacionais. Os agentes economicos precisam revisar suas estrategias e 

rever suas at ividades em busca de um equil ibrio do comercio internacional. T a m b e m 

e certo, que as praticas e as inter-relagoes dos influxos que permeiam as fronteiras 

dos Estados sao crescentes, transformadoras, para o bem ou para o mal, e efetivas 

ou, em outras palavras, nao sao transitorias e sim permanentes, ate o momento em 

que, por a lguma razao, surja uma nova ordem mundial. Real idade polit ica 

contemporanea da defesa da concorrencia no atual panorama economico e polit ico 

de integragao dos mercados pode hoje ser vista sob varias oticas, da Uniao 

Europeia, do Mercosul. Atores da criagao dessa nova realidade politica e 

economica. 
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Os resultados obtidos por esses processos de mudangas ocorr idos em 

meados do seculo passado impulsionaram, portanto, a abertura da economia 

mundial , que, para bem funcionar, exige equil ibrio de competi t iv idade e para que 

esse equil ibrio seja alcangado se faz imperioso se estabelecer normas de defesa da 

c"-neorn§ncia que se completa como linha mestra do desenvolv imento economico, 

social e cultural dos paises de economias l iberalizadas do mundo. No entanto, a 

concorrencia equil ibrada deve tambem ser refletida no interior dos blocos 

economicos regionais. No caso do Mercosul tal intuito foi corroborado com a 

assinatura do marco regulatorio do Protocolo de Fortaleza que se propos a construir 

de um regime de defesa da concorrencia para o bloco sendo de fundamenta l 

importancia para o edificagao do mercado comum. 

O Mercosul como bloco de integragao regional, por ter adotado uma postura 

em sua constituigao de instituigoes de natureza intergovernamental com assinatura 

do Protocolo de Ouro Preto, acabou por adiar ainda mais o ideal de formagao de um 

mercado comum assim como havia previsto o Tratado de Assungao. A ausencia de 

orgaos supranacionais enfraquece ainda mais o poder institucional do Mercosul e os 

orgaos que estao encarregados de cumprir normas de defesa da concorrencia. 

Este trabalho propoe-se refletir sobre questoes referentes a defesa da 

concorrencia tanto no comercio multilateral quanto no comercio realizado no interior 

do blocos economicos, em especif ico, no Mercosul. Dessa forma, pr imeiramente, 

sera abordado o desenvolvimento do comercio internacional multi lateral, com o 

ponto de partida dessa onda de transformagoes que e a Globalizagao que de certa 

maneira incentivou a liberalizagao do comercio internacional que acabou por incitar a 

criagao de organizagoes como a OMC (Organizagao Mundial do Comercio) e o 

GATT, que estabeleceram a base de sustentagao dos movimentos formadores dos 

blocos economicos regionais que vem ocorrendo sobre todo o planeta o que afeta 

sem duvida de forma acentuada a vida das pessoas e das nagoes em todos seus 

aspectos seja polit ico economico e f inanceiro. 

Em um segundo momento, apresentar-se-a a integragao na Amer ica do Sul. 

Assoc iado ao desenvolv imento do processo de globalizagao surge a regionalizagao 

de mercados que se materializa por meio da formagao de blocos economicos entre 

; - - 3 geograf icamente proximos que acabam por estreitar seus lagos economicos. 

Por f im, analisar-se-a a defesa da concorrencia no Mercosul e as barreiras tr ibutarias 

impostas pelo Brasil para os automoveis importados. De fato, essa postura 
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protecionista brasileira e evidenciada com a edigao por parte do governo do decreto 

de aumento de forma dissimulada o IPI (Imposto sobre Produtos Industrial izados) 

sobre automoveis importados decreto esse acometido de irregularidades que 

poderao ser discutidas no ambito da OMC, sendo uma de suas irregularidades 

parcialmente solucionadas com recente decisao do STF de suspende os efeitos do 

decreto. 

Este breve estudo tern por f inalidade discutir a defesa da concorrencia no 

comercio multi lateral e no Mercosul. Para tanto se utilizara o metodo de abordagem 

dedutivo, uma vez que partira de verdades gerais para se chegar a solugdes 

concretas. Quanto a tecnica de pesquisa se adotara a documentacao indireta, com a 

pesquisa bibliografica como forma de apreender as diferentes concepgoes acerca do 

tema em anal ise.Tambem se analisara as legislagoes que regulamentam o assunto, 

uti l izando-se para tanto dos metodos de procedimento historico e monograf ico. 
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2 D E S E N V O L V I M E N T O DO C O M E R C I O INTERNACIONAL M U L T I L A T E R A L 

Nos dias atuais o comercio internacional que constitui um componente da 

economia global, esta calcado na implementagao e no fortalecimento de mercados 

regionais sempre mais interl igados e eficientes. Mas num passado nao tao distante 

nem sempre foi assim. Antes da Segunda Guerra Mundial o comercio internacional, 

se apresentava mediante praticas bilaterais entre os Estados e logo apos foi que se 

desenvolveram as negociacoes no seio das organizacoes multi laterais de comercio, 

e paralelamente esse processo multi lateral, se desenvolveu o regional ismo 

economico mediante a formagao de blocos regionais: 

Globalizacao e regionalismo economico vinculam-se, ainda, em outros 
importantes aspectos. A interdependence que a globalizagao promove 
originou o sistema multilateral de comercio, corporificado em um sistema de 
regras que determina as condutas Kcitas e o modo de resolugao dos 
conflitos. Os acordos regionais de comercio devem ser compativeis com as 
regras multilaterais administradas pela OMC. A finalidade e impedir o desvio 
de comercio com a elevacao das tarifas acima dos niveis anteriormente 
praticados. Por outro lado, o regionalismo aberto auxilia a dinamizar a 
economia global. A criacao de acordos regionais de comercio modifica o 
relacionamento economico com os paises que nao pertencem ao bloco. A 
eliminacao das barreiras comerciais eleva substancialmente os fluxos 
economicos no interior da regiao, podendo acarretar dificuldades para as 
exportagoes efetuadas pelos demais paises 1. 

A tendencia de criagao de blocos regionais de comercio em oposigao ou 

paralelamente a evolugao de uma economia internacional baseada em praticas 

multi laterais de comercio, vem se constituindo numa das caracterist icas mais 

niarcantas de uma nova ordem em gestao de polit icas comerciais. Visual izando no 

comercio internacional livre na integragao dos mercados um eficiente instrumento 

para a pacif icagao das relagoes entre os paises e o crescimento economico. Com 

efeito, as praticas comerciais multilaterais e o regionalismo economico serao objeto 

de estudo dos proximos topicos desse trabalho, porem antes disso abordar-se-a 

sobre o processo de globalizagao economico que influenciou diretamente a nova 

feigao do comercio internacional. 

1 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundacao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 197. 
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2.1 3 R E V E S CONSIDERAQOES SOBRE O PROCESSO DE GLOBALIZAQAO 

O termo globalizagao passou a ser nas ult imas decadas uma expressao 

corrente na literatura e noticiario cotidiano. Sua presenga e sua influencia sao 

suf ic ientemente marcantes e difundidas no ambiente midiatico e academico. No 

entanto, a identificagao precisa do fenomeno e algo que ainda continua a demandar 

esforgo de conceituagao. 

De maneira geral, o processo de globalizagao passou a ser usado nos 

ult imos dias para designar toda e qualquer mudanga conjuntural no mundo 

contemporaneo. Circunstancia esta, perfeitamente justif icada haja vista os 

resultados contraditorios obtidos por tal processo. Que segue a logica de uma nova 

ideologia que passou a dominar o mundo, como sendo a solugao para todos os 

problemas e a or igem de todos os problemas. 

A existencia de tantos modelos explicativos e exempli f icat ivos dificulta a 

obtengao de um conceito consensual a respeito da globalizagao. Evidenciando que a 

cada dia que se passa, vao se agregando novos valores ao referido conceito, 

consist indo, pois num processo em eterna transformagao, cuja sintese esta longe de 

ser visual izada. Nao por outra razao se torna improprio afirmar que se trata a 

global izagao atualmente de apenas de um novo ciclo de desenvolv imento do 

sistema capitalista, que ganhou maior visibil idade com a quebra dos 

constrangimentos bipolares gerado com f im da Guerra Fria 2 . 

Dentro desse cenario, anteriormente relatado, se observa que o termo 

global izagao compreende de fato uma variedade de fenomenos que afetam a 

economia em especial, e influencia todos os outros setores produtivos. A lbergando 

tambem distintas matrizes de ordem polit ica, social e cultural, o que implica em dizer 

que sua conceituagao aglomera todas suas vertentes e formas de atuagao do 

mundo atual. 

De acordo com a definigao proposta por Mcgrew 3 : 

2PECEQUILO, Cristina Soreanu. Manual do candidato: politica internacional. Brasilia: Fundacao 
Alexandre de Gusmao, 2009. p. 47. 
3 MCGREW, Anthony, 2001, p.19 apud PECEQUILO, Cristina Soreanu. Manual do candidato: 
politica internacional. Brasilia: Fundacao Alexandre de Gusmao, 2009. p. 47. 
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A globalizagao e "um processo historico que envolve a ampliagao, 
aprofundamento, aceleracao e impacto crescente da interconexao em nivel 
mundial". Este e um processo que se desenrola de forma assimetrica com 
tendencias positivas e negativas, apresentando diferentes intensidades e 
velocidades. 

Como bem explana sobre a origem e a complexidade da global izagao afirma 

Si lva 4 : 

A palavra "global", enquanto jargao economico apareceu no comego dos 
anos 80, nas escolas norte-americanas de administracao de empresas, as 
"business management schools", de modo a designar as estrategias de 
marketing internacional dos conglomerados industrials, tendo em vista que 
em todos os lugares onde se podia char lucros os obstaculos a expansao de 
suas atividades estavam sendo retirados, via liberalizagao comercial, 
desregulamentagao economica e novas tecnologias (a telematica e os 
satelites de comunicagao, que a cada dia vem diminuindo os custos dos 
transportes). 

Apesar das incertezas que giram em torno do fenomeno da globalizagao. O 

que se tern por certo, e que como o proprio termo ja sugere, propoe a global izagao 

transformar o mundo em uma verdadeira aldeia. Diminuindo as dispar idades 

culturais, economicas, homogeneizando os mercados provocando uma profunda 

remodelagao do mundo sob todos os aspectos. A lem de liberalizar a economia de 

modo a buscar maior eficiencia e competit ividade no mercado global, f i rmando 

relagoes com base no multi lateralismo e o cooperat ivismo dos estados, com vista a 

promogao do desenvolvimento, interferindo de modo consideravel sobre todos os 

setores produtivos: 

A globalizagao vai ganhando, dia a dia, interpretagao mais elastica, escapa 
de seus primitivos contornos economicos e se insere nas sociedades 
internas, na moda no ensino, na referencia das comidas e das bebidas, nos 
objetivos da vida. Embora entendamos que a sociedade internacional e o 
direito que a sustem sao uma realidade, os fatores ditos "globalizantes", 
principalmente divulgados pelos meios de comunicagao, representam 
tambem instrumentos de dominagao dos paises mais desenvolvidos 5 

Com isso, se entende que a globalizagao, pretende nao so dinamizar o 

intercambio economico entre as nagoes, tornado suas economias mais competi t ivas, 

mas tambem, visa aproxima-las politico e culturalmente, el iminando as barreiras a 

4 SILVA, Cesar Augusto Silva da, O direito economico na perspectiva da globalizagao Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. p 9. 
5HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional publico. Sao Paulo: LTR Editora, 3 a . ed. 
2000. p. 129. 



15 

circulacao do comercio de bens e servigos 6 , comprometendo de certo modo a 

propria composigao da identidade nacional. Ja que, subentendido a esse fenomeno 

encontra-se a premissa da homogeneizagao e diluigao das identidades nacionais 

que geram sentimentos de desenraizamento e desencantamento 7 . Sobre os avangos 

c-nqu is tados pelo processo de globalizagao se conclui que: 

A globalizacao oferece oportunidades impares e e fato que os paises que 
se afastam dos fluxos economicos internacionais sao os que apresentam os 
mais desanimadores indices de crescimento e baixos indicadores sociais. A 
internacionalizacao das economias permite acesso a capital, novas 
tecnologias, tecnicas empresariais e gerenciais, processo educacional e 
cientifico, qualificacao de mao-de-obra, sistemas modernos de preservacao 
e controle ambiental, desenvolvimento de economias de escala, estimulo 
competitive, aprofundamento na inteligencia de mercados ampliando o 
leque de exportacoes 8. 

Diante dessas proposigoes e possivel compreender que a global izagao, 

enquanto conceito, procura abarcar o conjunto dos processos de transformagoes 

ocorr idos na sociedade contemporanea a partir de meados da decada de cinquenta. 

No entanto, apesar do discurso liberalizador e promissor, proposto pelos mentores 

do processo globalizante. Resta indagar: sera que tal instrumento seria vantajoso a 

passes como o Brasil? Posto que, apesar dos enormes avangos, economicos, 

sociais, conseguidos em especial nas ultimas decadas, ainda nao possui bases 

economicas solidas, seguido por intervengoes governamentais ineficientes que 

acabam por retardar ainda mais o processo de crescimento. No entanto, tambem 

verifica que o Brasil manteve um nivel de crescimento economico estavel, porem o 

crescimento economico numerico da economia nem sempre se traduz em 

desenvolv imento economico da populagao, que ainda padece de recursos basicos 

de infra-estrutura e de renda minima para uma existencia digna de sua populagao. 

6 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 43. 
7 P£CEQUILO, Cristina Soreanu. Manual do candidato: politica internacional. Brasilia: Fundacao 
Alexandre de Gusmao, 2009. p. 356. 
8 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 50. 
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2.2 POLiTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO INTERNACIONAL 

MULTILATERAL 

Desde o f im da Segunda Guerra Mundial, as transformagoes ocorr idas na 

natureza das art iculagoes internacionais sob varios aspectos moveram o mundo em 

diregao de uma economia mundial cada vez mais sem fronteiras tornando os 

mercados nacionais altamente interdependentes. Desse modo: 

Fenomeno marcante das ultimas decadas, assim, foi o expressivo 
aprofundamento do intercambio mercantil, por decorrencia da liberalizacao 
do comercio de mercadorias levada a efeito a partir da Segunda Grande 
Guerra, fruto das negociacoes arquitetadas, no ambito do Acordo geral de 
Tarifas e comercio (GATT) e depois por meio da Organizagao Mundial do 
Comercio (OMC) 9. 

E inegavel que o crescimento do comercio internacional levantou ainda mais, 

as discussoes relativas acerca das praticas do protecionismo e da livre concorrencia 

no comercio internacional. Tal fato se justifica em virtude principalmente das nagoes 

desenvolv idas persistirem em renovar suas praticas restritivas de mercado em face 

dos paises em desenvolv imento multipl icando a adogao de medidas protecionistas 

camuf ladas, apesar de, a contrario senso, al imentarem as conveniencias da 

l iberalizagao comercial , fomentado o alargamento as interferencias do processo de 

global izagao. 

As nagoes subdesenvolvidas desempenharam um fundamental papel no 

apr imoramento das relagoes comerciais, ainda que de forma t imida, promovendo e 

encorajando o seu desenvolv imento unindo esforgos para a diminuigao das barreiras 

comerciais f requentemente usadas no comercio internacional. Cabendo observar 

que, o referido intento so foi parcialmente alcangado, apos a criagao de varios 

organismos internacionais multi laterais criados com esse objetivo. 

Dentro dessa perspectiva, apos o fim da Segunda Guerra Mundial "o Acordo 

de Bretton Woods , f i rmado em New Hampshire, nos EUA, em julho de 1944, langou 

as bases de uma nova ordem economica internacional" 1 0 acordando a criagao de 

9 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 39. 
1 0 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundacao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p .233. 
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tres instituigoes multi laterais incumbidas de promover o progresso economico a nivel 

planetario, as quais foram: o Banco Mundial, o Fundo Monetario Internacional-FMI e 

a terceira instituigao que seria a Organizagao Internacional do Comercio (OIC), que 

nunca veio de fato a ser criada. Surgindo em 1947 para suprir o insucesso na 

criagao da OIC o GATT (Acordo Geral de Tarifas e C o m e r c i o ) 1 1 . 

Consistiu o GATT, em um conjunto de acordos que estabeleceram a base 

intelectual e institucional de um novo sistema monetario e comerc ia l 1 2 . 

Comprometendo-se em ordenar as relagoes comerciais com fundamento em 

praticas nao discriminatorias de mercado, propugnando pela l iberalizagao do 

comercio internacional e ordenando as relagoes comerciais sob a egide do 

mult i lateral ismo. 

Na verdade as premissas fundamentals do GATT versavam em conter o 

protecionismo corr iqueiramente praticado no periodo entre as duas guerras 

mundiais. Objet ivando assim, estimular o comercio por meio da redugao e 

el iminagao das tarifas a l fandegar ias, 1 3 isto e l iberalizando o comercio e promovendo 

a derrubada das barreiras comerciais aplicadas pelos estados que v isavam proteger 

suas produgoes domest icas da concorrencia internacional. Sobre a atuagao do 

GATT dispoe Alberto do Amaral Junior 1 4 : 

O Gatt e um tratado que com o passar do tempo, deu origem a uma 
organizagao internacional de fato, com secretariado estabelecido em 
Genebra e um diretor-geral que, em varias ocasioes, agiu com grande 
competencia e imaginagao na busca de solugao para os impasses havidos 
durante as negociagoes. Ele permitiu tanto o entendimento sobre temas 
novos, ainda nSo regulados, quanto a aplicagao das regras comerciais 
existentes. A diminuigao das barreiras alfandegarias verificou-se em 
negociagoes comerciais multilaterais, que receberam a denominagao de 
rodadas. 

Vale entao assinar que, apos sucessivas rodadas multi laterais real izadas em 

varios paises houve uma consideravel redugao dos niveis tarifarios e em 

consequencia a isso. Em Marrakesh, no dia 15 de abril de 1994, da ata f inal da 

1 1 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 44. 
1 2SILVA, Cesar Augusto Silva da, O direito economico na perspectiva da globalizagao Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. p. 32. 
1 3 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 233. 
1 4 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 233. 
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Rodada do Uruguai de negociagoes comerciais multi laterais, foi assinado um 

documento criando a Organizagao Mundial do Comercio (OMC). Surgia a referida 

organizagao apos um longo processo de tentativas com o proposito de concil iar os 

confl i tos decorrentes do processo de liberalizagao comercial , que acabava por 

acirrar a concorrencia em escala internacional. Com a institucionalizagao da OMC, a 

regulamentagao do comercio internacional passa a ser organizada no seio de uma 

estrutura permanente, nao mais mediante um simples acordo no qual consist ia o 

GATT. 

De modo geral, a criagao da OMC visava dar uma nova conf iguragao ao 

comercio internacional, sendo notavel entre varias metas alcangadas, a 

remodelagao das concepgoes protecionistas, a fim de que a l iberalizagao do 

comercio seja de fato, refletida nas polit icas dos paises-membros signatarios de seu 

e ido const i tut ive Seguindo o basilar principio que a norteia, qual seja, a busca do 

comercio sem discriminagao que e a base de sustentagao da propria O M C . 1 5 Sobre 

a importancia da OMC para o crescimento do comercio internacional cumpre 

destacar que: 

A OMC e o principal orgao internacional de regulacao comercial e, por meio 
de negociagoes multilaterais, almeja a evolugao do comercio internacional, 
tendo como objetivo a liberalizagao do comercio mundial, feita em bases, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento economico. E para o a 
OMC que os Paises-Membros levam suas questoes e preocupagoes 
referentes a praticas comerciais de seus parceiros economicos 1 6. 

Ass im sendo, passa a ser a OMC, um foro de negociagoes entre seus 

membros acerca de suas relagoes comerciais multi laterais, sendo tambem 

responsavel pela administragao do mecanismo de solugao de controversies bem 

como do mecanismo de exame das polit icas comerciais de seus membros e dos 

acordos plurilaterals entre eles f i rmados. 

No entanto, apesar de apoiarem o processo de liberalizagao comercial , ate 

mesmo coadunando na criagao de organismos aptos a fomenta- las, e sustentando 

suas vantagens. Os paises desenvolvidos cont inuam fechando suas portas de 

maneira seletiva aos produtos originados dos paises em desenvolv imento. Agora 

1 5 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 48. 
1 6 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 73-74. 
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nao mais por instrumentos explicitos de protecionismo comercial , mas pela 

irnposicao de variadas e eficazes barreiras nao tarifarias e pela uti l izacao 

general izada de disfarcadas agoes antidumping^7 e medidas de salvaguarda 1 8 . 

Nao obstante, o vultoso crescimento das relagoes comercias com a 

af irmagao do fenomeno da globalizagao que apoia a liberalizagao general izada das 

economias. Surge em paralelo o ideal de se buscar o fortalecimento competi t ive e o 

crescimento economico por intermedio do aglomerado de nagoes por meio da 

formagao de blocos regionais de integragao em reposta a esse ambiente de 

l iberalizagao instalado. 

2.3 REGIONALISMO ECONOMICO 

A lem das alteragoes significativas realizadas pela globalizagao como 

anter iormente discorrido. Nos dias atuais o comercio internacional encontra-se 

impulsionado por um ideario de formagao de grandes blocos regionais em todos os 

continentes, estruturando o que se chama processo de integragao economica 

supranat iona l em escala reg iona l 1 9 . Visa a formagao dos referidos blocos, a 

derrubada de fronteiras comerciais, abrindo assim as portas ao livre transito de 

bens, servigos, pessoas e capitais entre seus membros. Desse modo, a construgao 

de blocos economicos responde ao desafio proposto pela global izagao que na 

medida em que sua vertente comercial se expande sobre o planeta ignorando as 

fronteiras nacionais reduzindo o Estado-nagao a uma situagao de impotencia e 

debi l idade. Construindo a partir desse modelo de integragao regional, de fato, uma 

nova geograf ia economica mundial: 

1 7Medidas antidumpings, medidas compensatorias e medidas de salvaguarda constituem o conjunto 
de mecanismos juridicos que um Estado pode utilizar para proteger suas industrias dos danos 
causados por praticas desleais de comercial pelo crescimento imprevisto de importacoes. Tais 
medidas sao denominadas medidas de defesa comercial. Apesar de terem sido concebidas como 
mecanismos excepcionais, a utilizacao de medidas antidumping medidas compensatorias e de 
salvaguardas e atualmente, bastante difundida, especialmente entre os paises desenvolvidos, e afeta 
de forma substancial as exportacoes de paises desenvolvidos como Brasil. AMARAL, Antonio Carlos 
Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos fundamentais. Sao Paulo: aduaneiras: 
2004. p. 103. 
1 8 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 47. 
1 9SILVA, Cesar Augusto Silva da, O direito economico na perspectiva da globalizacao. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. p. 42. 
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Integragao regional e a estrategia politica induzida pelos agentes 
economicos e implementada por intermedio do Estado, por via de 
compromissos internacionais e supranacionais, geradora de unificacoes 
aduaneiras, mercados comuns ou unioes economicas 2 0. 

O regional ismo economico resulta quase sempre da comunhao de 

interesses em geral de paises que possuem certa contiguidade geogra f ica 2 1 e 

guardam semelhancas ainda que superficiais em suas herangas historicas, culturais, 

poli t icas e economicas, mas onde tambem se detecta expressivas dispar idades 

economicas e sociais. 

Ass im, constitui-se o regionalismo em um complexo de relagoes, a principio 

de ordem economica e institucional, em que determinados Estados se unem para 

defesa de seus interesses comerciais em comum. Criando vinculos de dependencia 

mutua, servido como reflexo ou complemento ao crescente fenomeno da 

global izagao. Sobre a importancia do regionalismo economico nas ult imas decadas, 

d ispoe Amara l 2 2 que: 

A partir da segunda metade do seculo XX, seguindo-se a frutuosa 
experiencia da Comunidade Economica Europeia, tem-se assistido a um 
incrivel avanco no campo da integragao regional. A economia internacional 
nao mais se enfrente a partir de paises individualizados, mas sim 
alavancada pelos blocos economicos que os congregam. A economia 
regionaliza-se: nas varias regioes do mundo as economias nacionais sao 
interligadas, aprofundando o comercio intrabloco; e tambem se 
internacionaliza, a partir da substancial ampliagao das relagoes entre os 
varios blocos componentes desse novo cenario global. 

O grande marco do fortalecimento do regionalismo no mundo se deu com o 

termino da Guerra Fria no final do seculo XX, operado com a ruptura do equil ibrio 

bipolar por ela gerada entre os Estados Unidos e a Uniao Soviet ica 2 3 . V i ram-se, pois 

os Estados Nacionais agora sem as antipatias dos sistemas economicos, capital ista 

e comunista, impotentes para lutarem de forma isolada num mercado internacional 

tao competi t ivo incrementado pela globalizagao. Com isso, se faz necessario a sua 

HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional publico. Sao Paulo: LTR Editora, 3. ed. 
2000. p. 131. 
2 1MELLO,Celso D.de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Publico. 12.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000. p. 695. 
2 2 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do, Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 40. 
2 3 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 193 
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uniao com outros paises, mediante um forte sistema cooperagao duradoura 

const i tuindo-se sob a forma de blocos economicos. Na busca de mercados 

consumidores de seus produtos 2 4 . Da-se inicio a um novo confronto, sem 

pretensoes mil itares, mas de carater predominantemente comercial. Diante disso, o 

regional ismo se desenvolve sob duas principals vertentes uma polit ica e a mais 

propagada, a economica, conforme sera adiante explicado. Ass im: 

O regionalismo, ora se apoia em acordos formais, concebidos para diluir 
animosidades entre Estados que protagonizaram conflitos devastadores, 
ora e o efeito direto da crescente circulacao de pessoas, da intensificacao 
dos fluxos comerciais e do aumento dos investimentos privados em paises 
vizinhos 2 5. 

A genese da recente vertente de polit icas de integragao regional se deu no 

cont inente europeu. Firmando-se o dito continente no maior e mais expressivo 

laboratorio de aprendizagem e aprofundamento sobre o Direito da Integragao 

Regional no contexto atual a nivel mundial. Desse modo: 

A Europa realizou, ate agora, a mais ampla e bem sucedida experiencia de 
integragao. A instituicao do mercado comum e da uniao economica e 
monetaria, alem do aparecimento da concepgao de cidadania europeia e da 
elaboragao de complexo aparato institucional, da a dimensao exata dos 
avangos ja obtidos. O sentimento de um destino comum a ser compartilhado 
e a convicgao de que a Europa e uma individualidade historica, com valores 
proprios que necessitam ser preservados, representam forgas poderosas a 
motivar os paises para a consecugao do empreendimento europeu 2 6 . 

A Uniao Europeia consiste no mais expressivo projeto de integragao regional 

ate entao existente. Sendo pois, fonte de inspiragao e ensinamentos para todas as 

nagoes independentemente de seu estagio de desenvolv imento, que veem na 

integragao de mercados e como sua consequencia de outros setores, um eficiente 

instrumento para a pacificagao das relagoes entre paises e o crescimento 

economico 2 7 . Objet ivando dessa forma resolver seus problemas internos de ordem 

2 4 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 193. 
2 5 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 194. 
2 6 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 215. 
2 7 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentals. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 39 
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nao so economica, mas tambem, politica, apresentado uma solugao as enormes 

dispar idades espaciais de desenvolvimento: 

No caso europeu o regionalismo dissipou a desconfianga, impediu a 
deflagragao de novas guerras no interior da Europa, favoreceu o 
aparecimento de orgaos politicos de carater supra-nacional, determinou a 
formagao do mercado comum e da uniao economica e monetaria 2 8. 

A ideia de cooperagao dentre as nagoes a partir da integragao economica foi 

tao acentuado no continente europeu que, Jean Monnet considerado pai da 

unif icagao europeia, af irmou em 1943 que nao haveria paz na Europa se os estados 

fossem reconsti tuidos, ao final da guerra, com base na soberania nacional 

concebida a luz do envelhecido Estado-Nagao 2 9 . Monnet acreditava, como muitos 

que a derrubada das barreiras ao trafico comercial entre os paises era 

imprescindivel para o desenvolvimento economico social da Europa ocidental, dada 

tambem a pequena dimensao territorial das nagoes europeias. 

Torna-se oportuno frisar que fatores de ordem externa impl icaram de forma 

categorica para o aprofundamento da integragao europeia. Tais como a global izagao 

dos mercados em todas suas dimensoes, a necessidade de fortalecer as economias 

nacionais para a concorrencia no cenario internacional, e em principal contra os 

Estados Unidos, a crescente abertura ao exterior imposta pelos compromissos 

assumidos nas diversas rodadas multi laterais de negociagoes comerciais, sob os 

auspic ios do GATT e da OMC. A lem dos duros ajustamentos que as economias 

europeias t iveram de realizar, haja vista as consequencias advindas dos dois 

grandes choques do petroleo nos anos 70. Essa serie de acontecimentos trouxe 

enormes consequencias que acertaram profundas transformagoes no espago 

europeu em sua estrutura produtiva e na reformulagao de seus mercados. 

No entanto, para se chegar a esse nivel tao apr imorado de integragao 

regional, o continente europeu passou por uma multipl icidade de estagios que a 

doutr ina chama de estagios de integragao regional, que serao abordados nesse 

trabalho mais adiante. A proposito, ao longo dos mais de 50 anos do processo de 

integragao regional na Europa, desde a entao Comunidade Europeia para o Carvao 

2 8 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008 .p. 194. 
2 9 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 40. 
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e o Ago ate a hodierna Uniao Europeia, os anseios as metas das polit icas regionais 

mudaram frequentemente em fungao das profundas transformagoes que ocorreram 

dentro e fora do espago europeu. 

As ligoes que se pode extrair da experiencia europeia por um bloco regional 

ainda em formagao como o Mercosul, sao sem sombra de duvida, ext remamente 

relevantes. Apresenta o Mercosul, um quadro de diversidade nao distinto do 

europeu, mas que mesmo assim conseguiu se integrar. 

Como no continente europeu, o continente sul-americano e consti tuido 

terri torialmente por um imenso espago geografico em constante processo de 

integragao haja vista o despertar entre varios outros paises do continente no desejo 

de vir a integrar o Mercosul. Na Europa alguns paises como tambem na America do 

Sui, possuem niveis de crescimento desiguais, provocando signif icativos impactos 

economicos e monetarios, tanto positivos quanto negat ivos 3 0 . 

O modelo mais conhecido e completo de integragao e resultado do Tratado 

de Roma de 1957 que instituiu a Comunidade Economica Europeia e que 

estabeleceu o Mercado Comum como forma de integragao. Foi necessario mais de 

meio seculo para atingir o ponto em que se encontra a Uniao Europeia sem que 

varias questoes nas relagoes entre os Estados componentes estejam totalmente 

solucionadas. 

Ass im a concepgao de polit icas regionais na America do Sul deve servir 

como na Europa, ao duplo proposito de promover a crescimento economico e 

garantir qual idade de vida a suas populagoes. Sem sombra de duvida cabe aos 

paises pertencentes ao Mercosul arquitetar uma politica integracionista de coesao 

economica polit ica e social em se busque como no continente europeu a inclusao de 

fc rma homogeneizada de todos os membros sem preterigao de uns e exclusao de 

outros proporcionando certo equil ibrio. Garant indo assim um processo de integragao 

calcado no crescimento economico sendo suas populagoes beneficiarias dos frutos 

gerados pela formagao do bloco economico. 

Diante o exposto, percebe-se que com a formagao dos grandes blocos 

regionais em todos os continentes se objetiva diminuir as fronteiras comerciais 

faci l i tando assim o livre transito de bens servigos e capitals, fazendo com que os 

paises fortalegam suas economias de forma mais dinamica atenuando a forte 

3 0 GALVAO, Olimpio J de Arrouxelas. Politicas regionais na Uniao Europeia e licoes para o Brasil 
Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2010. p. 104. 
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influencia do protecionismo beneficiando paises desenvolvidos, subdesenvolv idos e 

emergentes. Intensificando a competicao, barateado e melhorando a qual idade dos 

produtos regionais, com estabelecimento de coordenados da ampla l iberalizagao do 

comercio entre todas as nagoes do bloco. 

2.4 FASES DE INTEGRAQAO ECONOMICA 

A integragao entre diferentes economias nacionais em uma economia 

regional percorre varios estagios obrigatorios, que estao ordenados em regras de 

l iberalizagao comercial instituidas por acordos multi laterais, desde meados do seculo 

passado, estr ibado nas colunas dos acordos gerais sobre tarifas e comercio (GATT), 

adic ionado as perspectivas da natureza de integragao regional da Uniao Europeia. 

Cumpre ainda destacar que, integragao mediante a formagao de blocos 

economicos configura uma excegao a clausula da nagao mais favorec ida 3 1 . Clausula 

esta proibida pelas normas de regulamentagao do comercio internacional. Sendo 

assim, por meio da formagao de blocos economicos e permitido o estabelecimento 

de preferencias entre seus integrantes que nao sao estendidas aos demais 

membros do sistema multilateral do comercio como seria obrigatorio comumen te 3 2 . 

A implantagao e consolidagao de espagos economicamente integrados 

passam por modal idades tais como a zona de livre comercio, uniao aduaneira e o 

mercado comum podendo ate mesmo chegar a alcangar os patamares de uma uniao 

economica e monetaria ou mesmo condigao maior de uniao politica: 

A integragao economica, expressao viva do novo regionalismo, exprime-se 
na variada tipologia dos acordos regionais de comercio. O processo de 
integragao entre as economias passa, normalmente, por quatro etapas. 
Inicia-se com a area de livre comercio e termina com a uniao monetaria. O 
nivel de complexidade determina as varias fases da integragao. Na area de 
livre comercio, o estagio mais simples do processo de integragao, as 
barreiras tarifarias e nao tarifarias sao abolidas. Na uniao aduaneira a 

Pela clausula de Nagao mais Favorecida, um pais se compromete a estender a outro pais com o 
qual tenha firmado um acordo comercial condigoes tao favoraveis quanto as que venha 
posteriormente a contratar com um terceiro pais. AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do 
Comercio internacional: aspectos fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 44. 
3 2 ESTRELLA, Angela Teresa Gobbi. A imposicao de medidas de defesa comercial no comercio 
intra-Mercosul. Disponivel em: <www.bastos.com.br/artigos/ArtigoAngelaEstrella.doc>. Acesso em: 
23 set. 2011. 

http://www.bastos.com.br/artigos/ArtigoAngelaEstrella.doc
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adocao da tarifa externa comum uniformiza o tratamento dispensado aos 
paises que dela nao fazem parte. No mercado comum os fatores de 
produgao circulam livremente. Na uniao monetaria a integracao atinge o 
apogeu com a criagao de uma moeda unica e de um banco central para 
gerir a politica monetaria. A rigidez dessa classificacao e, as vezes, 
subvertida por esquemas que reunem elementos pertencentes a estagios 
distintos de integragao, como ocorreu com o projeto de criagao da Area de 
Livre Comercio das Americas. O aprofundamento da institucionalizagao nao 
e, contudo, garantia de eficacia e nao ha indicagao segura de que toda 
integragao deva repetir o exemplo europeu. 3 3 

Por ult imo merece consideracao especial, enfatizar que, a cada passo 

superado em diregao a integragao, aumenta ainda mais o nivel de ligagao entre os 

estados, ampl iando ao maximo as relagoes comerciais concedendo tratamento 

preferencial ao intercambio promovido na orbita do respectivo bloco economico. E 

importante ainda enfatizar que a cada nivel de integragao superado corresponde a 

uma renuncia crescente de competencias inerentes a soberan ia 3 4 n a t i o n a l 3 5 . Fato 

esse que direciona a formagao da supranacional idade que suscita um ponto decisivo 

do abrangente fenomeno da integragao com amplo aspecto de desdobramentos, 

poli t icos economicos legais sociais e culturais. 

2.4.1 Area de livre comerc io 

3 3 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 195. 
3 4 A soberania, em termos gerais e no sentindo moderno, traduz-se num poder supremo no piano 
interno e num poder interdependente no piano internacional. Se articularmos a dimensao 
constitucional interna com a dimensao internacional do Estado poderemos recortar os elementos 
constitutivos deste: (1) poder politico de comando; (2) que tern como destinatarios os cidadaos 
nacionais (poi/o=sujeitos do soberano e destinatarios da soberania); (3) reunidos num determinado 
territorio. A soberania no piano interno (soberania interna) traduzir-se-ia no monopolio de edigao do 
direito positivo pelo Estado e no monopolio de coagao fisica legitima para impor a efectividade das 
suas regulamentagoes e dos seus comandos. Neste contexto se afirma tambem o carater origindrio 
da soberania, pois o Estado nao precisa de recolher o fundamento das suas normas noutras normas 
juridicas. A soberania internacional (termo que muitos internacionalistas afastam preferindo o 
conceito de independencia) e por natureza, relativa (existe sempre o alter ego soberano de outro 
Estado), mas significa, ainda assim, a igualdade soberana dos Estados que nao reconhecem 
qualquer poder superior acima deles (superioem non recognoscem). CANOTILHO,J.J Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituigao. 7 aed., 3atir. Coimbra: Almedina. 2003. p. 90. 
3 5 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 28. 
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Representa a area de livre comercio, o passo inicial do processo de 

integragao economica, sendo seu conceito extraido do artigo XXIV, paragrafo 8° 

al inea b, do GATT. Como assim Freitas Junior dispoe: 

Se entendera por zona de livre comercio, um grupo de dois ou mais 
territorios aduaneiros entre os quais se eliminam os direito de aduana e as 
demais regulamentacoes comerciais restritivas... com respeito ao essencial 
dos intercambios comerciais dos produtos originarios dos territorios 
constitutivos de dita zona de livre comercio. 3 6 

A zona de livre comercio se organiza como a forma de menor complexidade 

de integragao pressupondo a el iminagao de tarifas e barreiras nao tarifarias, sejam 

tecnicas, sanitarias quantitativas ou de qualquer natureza que acarretem restrigoes 

ao comercio entre os Estados integrantes. Estabelecendo, atraves de tratados 

internacionais, a livre circulagao das mercadorias sem barreiras ou l imitagoes 

quantitat ivas ou aduaneiras. Onde os Estados integrantes conservam total l iberdade 

nas relagoes com terceiros paises, porem para que os produtos possam circular 

independentemente de pagamento de tarifas de importagao devera ficar 

comprovado por meio de certif icados de or igem que a maior parte da mao de obra a 

das materias pr imas provem efet ivamente de um dos paises signatario do acordo de 

livre comerc io 3 7 . 

Desse modo, ocorre a formagao de uma zona de livre comercio quando os 

pa ises-membros celebram acordos para instituigao de uma politica unica de tarifas 

aduaneiras, mantendo independencia nas relagoes comerciais com outros paises. 

No Mercosul essa fase inicia-se com o Tratado de Assungao e f inaliza-se com a 

adogao do Protocolo de Ouro Preto. 

2.4.2 Uniao Aduaneira 

Caracteriza-se a uniao aduaneira como um estagio de integragao de forma 

mais acentuada do que a zona da livre comercio. Justif icando-se por varios fatores 

3 6 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizacao e Integracao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 138. 
3 7ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 29 
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quais sao: neste estagio de integragao se busca eliminar as barreiras tarifarias e nao 

tarifarias na esfera territorial dos paises-membros, dando tambem tratamento 

uniforme as relagoes comerciais com terceiros paises, mediante o estabelecimento 

de uma Tarifa Externa Comum (TEC) . 3 8 

Para melhor elucidagao torna-se oportuno transcrever o artigo XXIV do 

extinto GATT que assim define uniao aduaneira: 

Entende-se por «uniao aduaneira» a substituicao, por um so territorio 
aduaneiro de dois ou mais territorios aduaneiras de tal maneira que todas 
as tarifas aduaneiras outras regulamentacoes restritivas das trocas 
comerciais entre os territorios dos membros da uniao sejam eliminados de 
maneira substancial e que, da mesma forma, tarifas e outras 
regulamentacoes sensivelmente semelhantes sejam aplicadas por cada 
Membra da Uniao ao comercio com territorios nela nao compreendidos. 3 9 

Portanto, se conclui que o grande marco diferencial da uniao aduaneira e a 

implantagao de uma pauta aduaneira comum, pondo fim a imposigao de cert i f icados 

de or igem para que os produtos possam circular dentro do bloco, no entanto se o 

produto e extrazona para que possam ingressar ao bloco incidira sobre ele a tarifa 
40 

comum . 

Com efeito, a uniao aduaneira e entendida como a substituigao de dois 

territorios aduaneiros por um unico territorio aduaneiro, acarretando assim a 

el iminagao dos cambios comerciais entre os territorios constitutivos da uniao e a 

adogao de um cambio comum frente a terceiros paises. 

2.4.3 Mercado C o m u m 

Constitui o mercado comum o aprofundamento da uniao aduaneira, no 

sent ido de que alem da livre circulagao de produtos entre os pa ises-membros possa 

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 42. 
3 9 BRASIL. Decreto n° 313 de 30 Jul. de 1948. Disponivel em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/m_313_1948.htm>. Acesso em: 18 out. 2011. 
4 0 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 32 

http://www2.mre.gov.br/dai/m_313_1948.htm
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circular de igual modo suas empresas e t rabalhadores 4 1 . Nesse sentido, o mercado 

comum compoem-se de quatros l iberdades fundamentais, as quais sao: a livre 

circulagao de bens, servigos, pessoas e capitals 4 2 instituido um verdadeiro direito 

comunitar io estabelecido por meio de normas de natureza cogente e superior as 

ordens jur idicas nac ionais 4 3 . Este e o intuito primordial escolhido pelo Tratado de 

Assungao para o Mercosul. 

Nao obstante ser a constituigao de um mercado comum o grande objetivo 

proposto pelo Tratado de Assungao o Mercosul encontra-se ate o presente momento 

na fase de uma uniao aduaneira imperfeita, como bem demonstra Freitas J u n i o r 4 4 : 

O Mercosul atualmente encontra-se na fase de uniao aduaneira ainda que 
imperfeita, principalmente por faltar a unificagao dos regulamentos 
nacionais para uma uniforme aplicacao de sua tarifa externa comum-TEC, 
entre outros elementos caracteristicos dessa fase do processo de 
integragao. 

Como acima discorrido caracteriza-se o mercado comum pelo livre exercicio 

das seguintes l iberdades quais sejam: a livre circulagao de bens, pessoas, servigos, 

capital e trabalho (fatores de produgao) que ensejara, por conseguinte o livre 

estabelecimento e a livre prestagao de servigos pelo seus nacionais 4 5 . Em outras 

palavras o mercado comum adiciona aos modelos de zona de livre comercio e uniao 

aduaneira a supressao de barreiras a livre a circulagao de pessoas, servigos 

mercador ias e capitais entre os estados-membros, bem como exige grau min imo de 

coordenagao e harmonizagao de politicas economicas comuns em setores vitais da 

economia integrada. Destarte, para existir um verdadeiro mercado comum e 

imperioso assegurar a livre circulagao de mercadorias levada a cabo a adogao de 

uma tarifa externa comum para outros paises nao-membros, associado a livre 

4 1 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 114. 
4 2 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 34. 
4 3 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004. p. 42. 
4 4 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 140. 
4 5 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 34. 
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circulagao entre os Estados-membros de pessoas, servigos e capitals e um 

regulamento comum da concorrencia 4 6 

Outro aspecto importante do mercado comum e a possibi l idade de chegar a 

uma uniao economica, indo mais alem da supressao de barreiras, podendo alcangar 

os patamares de uniao monetaria. "A uniao economica e monetar ia e o 

aprofundamento do principio de livre circulagao de capitals, passando as instituigoes 

comunitar ias a gestao de polit icas f inanceiras" . 4 7 Na uniao monetaria a integragao 

at inge o apogeu com a criagao de uma moeda unica e de um banco central para 

gerir a polit ica monetar ia . 4 8 

4 6 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 141. 
4 7 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo. BH Editora. 2006.p.141. 
4 8 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008.p.195. 
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3 I N T E G R A Q A O E C O N O M I C A NA A M E R I C A DO S U L 

Antes de estudar o Mercosul como sistema regional de integragao se faz 

importante tecer a lgumas consideragoes sobre o processo de integragao da Amer ica 

do Sul buscando uma melhor compreensao de instituigoes como a Associagao 

Lat ino-Americana de Livre Comercio (ALALC), Associagao Lat ino-Americana de 

Integragao (ALADI). 

3.1 EVOLUQAO DAS POLiTICAS DE INTEGRAQAO REGIONAL NA A M E R I C A DO 

SUL 

A ideia de uma integragao economica para a America do Sul ganhou 

consistencia teorica e pratica a partir do final da Segunda Guerra Mundial , em 

grande parte resultante da difusao dos trabalhos da Comissao Economica para a 

Amer ica Latina CEPAL . 4 9 Estabeleceu por meio dessa organizagao, um conjunto de 

proposigoes que postulavam a necessidade de uma ativa intervengao estatal 

a lmejando superar entraves que a l iberdade comercial por si so nao poderia 

solucionar. Neste sentido, a agao estatal orientada pela CEPAL deveria ter como 

objetivos principals promover: 

(1) A industrializacao - devido a incapacidade das exportacoes de 
dinamizarem a economia diante da baixa capacidade de absorcao do 
exercito de mao-de-obra. presente nas economias agrario exportadoras. 
(2) Substituicao das importacoes e incentivo a exportacoes como forma de 
elevar-se a disponibilidade de divisas e gerar efeitos multiplicadores do 
emprego atraves da producao domestica. 
(3) Protecao a industria domestica como forma de reduzir os entraves ao 
desenvolvimento resultantes da baixa disponibilidade interna de capitals. 
(4) A cooperacao internacional que serviria basicamente para a difusao do 
progresso tecnico, entao restrito aos paises centrais. Por outro lado, a 
cooperagao permitiria o estreitamento de lacos economicos entre os paises 
da regiao, ampliando as possibilidades de economias de escala 5 0 . 

FERREIRA, Maria Nazareth.(org) Mercosul: a realidade do sonho. Sao Paulo: Arte & Ciencia; 
ECA/USP, 2001. p. 25. 
5 0 FERREIRA, Maria Nazareth.(org) Mercosul: a realidade do sonho. Sao Paulo: Arte & Ciencia; 
ECA/USP, 2001. p. 26. 
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Os projetos de integragao propostos nos vinte anos que se seguiram a 

Segunda Guerra foram formulados como instrumentos polit icos para o 

estabelecimento de estrategias regionais de desenvolvimento economico e de 

construgao de suas vantagens competit ivas levando em consideragao a 

tencial idade e as simetrias das r e g i o e s 5 1 : 

A integracao na America latina parte de alguns fatores semelhantes aos 
encontrados na Europa. Com efeito, a maior parte dos povos latino-
americanos compartilha uma heranca historica e cultural comum e 
caracteristicas semelhantes. Alem disso, o avanco da democracia contribuiu 
para superar muitas desconfiancas historicas e para aumentar a propensao 
ao dialogo e a cooperacao na regiao 5 2. 

Ass im como na Europa a integragao na America Latina e impulsionada pela 

intensif icagao do comercio internacional estabelecendo parametros institucionais 

para estes processos de integragao, aprofundando o l iberalismo economico 

consubstanciando o modelo de integragao neoliberal que norteia a implementagao 

do Mercosul fundamentado na substituigao das importagoes por exportagoes. 

3.1.1 A s s o c i a g a o Lat ino-Americana de Livre Comerc io ( A L A L C ) 

O ideario de integragao latino-americano nao e recente, nascendo com o 

general venezuelano Simon Bolivar. Quando em 1826, apos estabelecer a 

Consti tuigao da Bolivia propugnou pelo estabelecimento de uma Federagao dos 

A n d e s 5 3 . Antevendo ser a integragao o unico caminho para o sucesso economico e 

cultural da Amer ica Lat ina 5 4 . Segundo afirma Bapt ista 5 5 t ratava-se a ideia de Bolivar 

em um projeto de cunho mais politico e cultural que economico. Nao resta duvida 

que tal sonho integracionista nao se concretizou. Em virtude principalmente de 

FERREIRA, Maria Nazareth.(org) Mercosul: a realidade do sonho. Sao Paulo: Arte & Ciencia; 
ECA/USP, 2001. p. 27. 
5 2 PORTELA, Paulo Henrique Goncalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo Nocoes 
de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm. 2°. ed. 2010. p. 772. 
5 3 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: aduaneiras: 2004. p. 42. 
5 4 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 69. 
5 5 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituicoes e ordenamento juridico. Sao Paulo: LTR. 
1998. p. 25 



32 

encontrarem os paises latinos mais preocupados naquela conjuntura historica em 

consol idar suas proprias fronteiras estruturando seu espago territorial interno. 

Apesar de nao lograr exito em seu intento, a aspiragao na constituigao do 

uma comunidade lat ino-americana permaneceu latente, renascendo poster iormente 

em especial no ano de 1955 quando a Comissao Economica para a America Latina 

C E P A L 5 6 havia indicado a necessidade de integragao lat ino-americana como meio 

de desenvolver o comercio reciproco dos paises da regiao 5 7 : 

As tentativas de integracao economica na America Latina remontam ao final 
dos anos 50, quando os estudos da Cepal indicavam a diminuicao do 
intercambio comercial entre os paises da regiao. A integragao economica foi 
entao recomendada como meio capaz de permitira formagao de mercados 
mais abrangentes e dinamicos, que facilitariam o processo de substituigao 
das importagoes 5 8. 

O primeiro passo expressivo na constituigao de um projeto de integragao 

regional de mercados na America Latina foi dado em 18 de fevereiro de 1960 no 

Uruguai, por meio da assinatura do Tratado de Montev ideo que previa a criagao no 

prazo estabelecido de doze anos da Associagao Lat ino-Americana de Livre 

Comercio, (ALALC). Nao obstante a recomendagao do GATT, os Estados Unidos o 

principal parceiro comercial dos paises latinos, mantem firme oposigao a criagao da 

ALALC, ja que o mesmo pretendia manter e ate mesmo fortalecer ainda mais suas 

relagoes bilaterais com todos os pais signatarios do mencionado t ra tado 5 9 . 

Formal izada inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, 

Mexico e Peru, com a posterior adesao em 1961, da Colombia, Equador, Venezuela 

e Bolivia total izando 11 paises. Objetivava-se por meio da ALALC, promover a 

criagao de um mercado comum a partir de uma zona de livre comerc io 6 0 expandindo 

Na America Latina, por volta dos anos 50, ja se via o interesse de uma integragao regional atraves 
da constituigao da Comissao Economica para a America Latina CEPAL. Era um organismo 
subsidiario da ONU, criado exclusivamente para tratar dos problemas da America Latina, o qual 
impulsionou a ideia de integragao do continente sul-americano. AMARO, Zoraide Sabaini dos Santos. 
Estrutura organica do Mercosul: direito de concorrencia no processo de integragao.Disponivel 
em:<http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id= 1600>. Acesso em 18 set. 2011. 
5 7 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituigoes e ordenamento juridico. Sao Paulo: LTR. 
1998. p. 25. 
5 8 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 197. 
5 9BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituigoes e ordenamento juridico. Sao Paulo: LTR. 
1998. p. 26. 
6 0 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 203. 

http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=%201600
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o intercambio comercial entre os paises da regiao e fomentando o desenvolv imento 

economico e industrial. 

Embora os paises integrantes tenham concorrido esforgos na criagao da 

ALALC, ate mesmo obtendo resultados positivos no inicio. Para se ter nogao o 

comercio intra-regional cresceu um percentual de 14% entre 1962 e 1969 total izando 

cerca 12.000 concessoes outorgadas em Listas Nacionais. Apesar do sucesso 

inicial, esse crescimento pouco durou evidenciando progressivamente seu 

enfraquecimento com a diminuigao consideravel no inicio da decada de 70 no 

numero de concessoes realizadas, e consequentemente comprometendo o 

crescimento do comercio inter-regional 6 1 . 

Var ios fatores influenciarem o declinio da ALALC, sendo o principal deles o 

receio dos paises signatarios do tratado em realizar mudangas profundas na esfera 

de suas economias e na propria estrutura politica frustrando assim a realizagao de 

objet ivos prioritarios a consolidagao da associagao. 

Convem ainda apontar entre os entraves na consol idagao da ALALC, a crise 

do petroleo em 1979, que implicou na quebra de varias economias regionais e a 

implantagao dos regimes ditatoriais que repeliam qualquer ponderagao no conceito 

de soberania acompanhado do ultranacionalismo exacerbado e a perda do controle 

inflacionario combinada com as desastrosas reformas monetar ias 6 2 .Como afirma 

Antonio de Jesus da Rocha Freitas Junior 6 3 : 

O fracasso da ALALC se deve, entre outros motivos, a diferenga dos niveis 
de desenvolvimento entre os Estados membros a diversidade de politicas 
economicas, monetarias e de cambio, alem da crise dos modelos 
economicos nacionais vigentes naquela epoca. 

O quadro se acentuou ainda mais, quando a Bolivia, o Chile, a Colombia, o 

Equador e o Peru, decidiram em 1969, constituir por meio do Tratado de Cartagena 

o Pacto Andino criando um novo pacto economico sub-regional, com a posterior 

adesao da Venezuela em 1973 6 4 . 

BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituigoes e ordenamento juridico. Sao Paulo: LTR. 
1998. p. 27. 

6 2 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 71. 
6 3 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 203. 
6 4 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 73. 
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O grupo Andino passou a vigorar em 24 de novembro de 1969 e se 
diferenciava da ALALC, basicamente pela sua proposta de constituigao de 
uma uniao aduaneira, com a adogao de uma tarifa externa comum. Alem 
disso, previa, tambem uma desgravagao automatica do comercio intra-
andino, um regime de politica industrial e de tratamento do capital 
estrangeiro e uma harmonizagao de politicas macroeconomicas 6 5. 

Como estrategia politica para nao revelar a ruina da ALALC e a f inalizagao 

das relagoes comercias entre os membros. Foi iniciada logo apos a criagao do Pacto 

Andino, uma sequencia de encontros na tentativa de implantar reformas na busca de 

corrigir os erros e superar os empeci lhos, que haviam impedido que os tratados 

anteriores dessem resultados posi t ivos 6 6 . Sinalizando, pois essa onda reformadora, 

e m 12 de agosto de 1980 foi a assinado o segundo Tratado de Montevideu, que 

criou a ALADI substi tuindo ALALC formada ainda pelos 11 paises que compunha 

sua antecessora. 

3.1.2 A s s o c i a g a o Lat ino-Americana de Integragao (ALADI) 

Com o enfraquecimento dos regimes ditatoriais na Amer ica do Sul nos anos 

80. Orienta a Cepal, "superando o estrutural ismo que promovia a planificagao e a 

substituigao de importagoes como motor de desenvolvimento" 6 7 , a promover o 

denominado regional ismo aberto designando promover o desenvolv imento por meio 

da abertura e liberalizagao das economias da America do Sul. Diante disso, surge 

em 1980 um novo Tratado de Montevideu que constitui a ALADI . Composta pelos 

estados da Argent ina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Equador. Mexico, Paraguai , 

Peru, Venezuela e Urugua i 6 8 . Sobre os escopos pretendidos pela nova associagao 

cabe destacar: 

6 5ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 73. 
6 6 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituigoes e ordenamento juridico. Sao Paulo: LTR. 
1998. p. 27. 

6 7 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 205. 
6 8 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 206. 
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Os objetivos dessa Associagao se assemelhavam aos da ALALC (criagao 
de um mercado comum, desenvolvimento social e economico dos paises 
membros, promogao do comercio intra-regional), mas seus principios foram 
mais flexiveis quanto aos prazos para o estabelecimento da redugao 
tarifaria 6 9 

Houve ainda na assinatura desse novo tratado a preocupacao de nao mais 

cometer os mesmos erros do acordo anterior. Conscientes disso os paises 

signatarios, nao se preocuparao em estabelecer prazos pre-fixados para sua efetiva 

constituigao. Buscava-se assim encontrar um ponto de equil ibrio entre todos os 

paises, para so entao conseguir lidar com a constante situagao de instabil idade 

economica, apostando na criagao de uma area de preferencias como o principal 

instrumento para reanimar os mercados. 

A area de preferencias compoe-se de tres mecanismos: a Preferencia 
Aduaneira Zonal, os Acordos de Alcance Regional e os Acordos de Alcance 
Parcial. Enquanto os Acordos de Alcance Regional visavam suprimir as 
medidas administrativas que restringiam o comercio, os Acordos de Alcance 
Parcial (AAP) objetivavam estimular a integragao removendo os demais 
obstaculos que impediam os fluxos comerciais. Os Acordos de Alcance 
Parcial contavam com a participagao somente de alguns Estados havendo a 
expectativa de que, com o decurso do tempo, os beneficios auferidos 
viessem a suscitar o interesse dos demais. Entre os mais importantes estao 
os Acordos de Complementagao Economica, os Acordos Agropecuarios e 
os Acordos de Promogao do Comercio 7 0. 

Sob esse aspecto, surge a ALADI como um escape a falencia total do 

processo de integragao sul-americana, trazendo consigo a ligao de exper iencias 

passadas nao tao exitosas. Colaborando de forma determinante, como importante 

etapa, no aprofundamento do processo de integragao na America Latina. Sendo 

agora entao, seus membros conscientes de suas deficiencias e l imitagoes e dos 

problemas internos e dos impactos, que acarretaria um processo de integragao se 

nao fosse edif icado sob bases solidas atendendo aos principios defendidos pela 

Nova Ordem Economica Internacional. 

Os acordos e protocolos complementares celebrados entre Argent ina e 

Brasil iniciam uma nova fase de aproximagao onde o "restabelecimento da 

democracia permitiu que interesses comuns nos campos da polit ica, da economia e 

6 9 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 78. 
7 0 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 198. 
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do comercio ganhassem relevancia em detr imento de uma perspectiva geopol i t ica, 

presente nos governos militares dos dois p a i s e s " 7 1 

A ideia de uma zona de livre comercio entre Brasil e Argent ina que havia 

sido cogitada em diferentes momentos da historia desses paises foi of ic ialmente 

langada em 1986 pelos presidentes Alfonsin e Sarney, com a adesao do Uruguai em 

1989. Posteriormente, o Paraguai solicitou sua participagao, em 1991 . Na sua 

or igem o componente polit ico e estrategico foi predominante o Mercosul resultou dos 

entendimentos havidos em Foz de Iguagu em 1985 entre os recem eleitos 

Presidentes Jose Sarney, do Brasil, e Raul Al fonsin, da Argent ina. Os dois paises 

tentavam voltar a normal idade democrat ica, mas enfrentavam uma serie de 

desaf ios. Embora a ALALC t ivesse terminado em fracasso e a ALADI seguisse pelo 

mesmo caminho, a experiencia adquirida havia sido importante, e os dois governos 

sent iam que uma nova tentativa deveria ser empreendida. A lem do mais, sentia-se 

que uma polit ica em comum poderia tornar suas posigoes mais fortes em relagao as 

investidas dos Estados Unidos e do Mercado Comum Europeu . 7 2 

3.2 O M E R C A D O C O M U M DO SUL - MERCOSUL 

"Ampl iando e aprofundando os objetivos originais da relagao bilateral Brasil-

Argent ina" 7 3 , surge o mercado comum do sul- Mercosul, que ul t imamente se 

"constitui uma zona de livre comercio e uma uniao aduaneira em fase de 

consol idagao, com matrizes de mercado c o m u m " 7 4 . Assume o Mercosul a posigao 

do mais ambicioso projeto de integragao regional da America Latina. Marcando o 

referido projeto a f inalidade dos paises do Cone Sul em construir um forte sistema 

de integragao, frente aos demais blocos economicos regionais estabelecidos no 

mundo. 

SAMO, Sergio Gongalves Um Mercosul de geometria variavel: uma nova proposta de integragao. 
Disponivel em:< www.sumarios.org/autores/samo-sergio-gongalves>. Acesso em: 05 Out. 2011. 
7 2 AMERICA DO SUL E INTEGRAQAO REGIONAL. Disponivel em: <http:www.ltamaraty.gov.br> 
Acesso em: 19 set. 2011. 
7 3 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Manual do candidato: politica internacional. Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2009.p.239. 
7 4 AM ERICA DO SUL E INTEGRAQAO REGIONAL. Disponivel em: <http:www.ltamaraty.gov.br> 
Acesso em: 19 set.2011. 

http://www.sumarios.org/autores/samo-sergio-gongalves
http:www.ltamaraty.gov.br
http:www.ltamaraty.gov.br
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Como e sabido, culmina o Mercosul, na uniao de quatro nagoes que 

v is lumbram na integragao, a coordenagao de polit icas economicas com a abertura 

dos mercados dos paises membros, consol idando desse modo grandes espagos 

economicos e comerciais. Nesse sentido: 

Diante da formagao de blocos economicos, que caracteriza a economia 
internacional a partir do inicio da decada de 1990, o Mercosul representou o 
esforgo para elevar o grau de competitividade da regiao no comercio 
mundial. A adogao de politicas comerciais comuns contribui para fortalecer 
as posigoes defendidas pelo bloco nos foros internacionais de negociagao. 
Aumenta, em consequencia, a possibilidade de obtengao de maiores 
vantagens comerciais 7 . 

Nao obstante constituir o Mercosul com forte vetor economico-comercia l . 

T a m b e m se busca por meio dele a construgao e a ampliagao de uma sociedade 

regional cada vez mais integrada e articulada em fungao do desenvolv imento com 

justiga social para o bem estar de seus povos 7 6 . Se desenvolve assim o Mercosul 

sob "tres grandes pilares: economico-comercial , o social e o da c i d a d a n i a " 7 7 . 

Formado atualmente, pela Republica Argentina, a Republica Federativa do 

Brasil, a Republica do Paraguai e a Republica Oriental do Uruguai, no qual 

const i tuem seu nucleo de membros plenos. Integram ainda ao Mercosul cinco 

paises na condigao de Estados Associados, os quais sao Bolivia, Chile, Colombia, 

Equador e Peru: 

Com isso tais estados, que firmaram acordos de livre comercio com o bloco, 
beneficiam-se de vantagens nas relagoes economico-comerciais com os 
membros do Mercosul, com vistas a eventual criagao de zonas de livre 
comercio. Os Estados Associados podem tambem participar, quando 
convidados, das reunioes dos orgaos do Mercosul, para tratar temas de 
interesse comum, mas sem direito a voto 7 8 . 

Pelo citado intui que, caracteriza-se o Mercosul por um regional ismo aberto, 

o que demonstra que pretende o mesmo, nao apenas aumentar o comercio 

7 5 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: Direito Internacional, Brasilia: Fundagao 
Alexandre de Gusmao, 2008. p. 200. 
7 6 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. Como trabalhar nos paises do MERCOSUL: Guia 
Dirigido Nacionais dos Estados partes do MERCOSUL/, Brasilia: MTE, 2010. p. 12. 
7 7 XL REUNIAO DO CONSELHO DO MERCADO COMUM DO SUL - Comunicados de imprensa. 
Disponivel: em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/xl-cupula-de-
presidentes-dosestados-partes-do-mercosul-e-estados-associados-2013-comunicados-de-imprensa>. 
Acesso em 26 set. 2011. 
7 8 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo Nogoes 
de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm.2°. ed. 2010. p. 773 

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/xl-cupula-de-presidentes-dosestados-partes-do-mercosul-e-estados-associados-2013-comunicados-de-imprensa
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/xl-cupula-de-presidentes-dosestados-partes-do-mercosul-e-estados-associados-2013-comunicados-de-imprensa
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intrazona, mas tambem estimular o intercambio comercial com outros paises da 

reg iao 7 9 . Outro aspecto tambem importante e o fato do Mercosul se encontra 

acessivel a possibi l idade de adesao mediante negociacao dos paises membros da 

ALADI , haja vista o que estabelece o artigo 20° do Tratado de Assungao que afirma 

que a aprovagao das solicitagoes sera objeto de decisao unanime dos Estado-

Partes, permanentes do Mercosul. 

Sem embargo, cumpre ainda enfatizar, que em dezembro de 2005 na 2 9 a 

Cupula do Mercosul, a Republica Bolivariana da Venezuela teve seu pedido de 

adesao aceito. De maneira que o Mercosul admitiu a adesao politica da Venezuela 

antes mesmo de sua adesao comercial. Dessa forma o referido pais adquire junto ao 

bloco a qual idade de membro-associado em processo de adesao 8 0 e que 

brevemente se tornara membro pleno quando entrar em vigor o Protocolo de Adesao 

da Republ ica Bolivariana da Venezuela ao Mercosul com a aprovagao do pedido por 

todos os paises formadores do bloco. Aguardando apenas para a conclusao do 

processo de adesao a aprovagao pelo Congresso paraguaio 8 1 . 

Nao por outra razao, haja vista os fatos art iculados nos paragrafos 

anteriores fica claro que constitui o Mercosul o principal mecanismo de integragao 

regional do qual o Brasil faz par te 8 2 . Almejava-se com a criagao do Mercosul, inovar 

as relagoes comerciais revertendo o quadro de estagnagao economica que ainda 

predomina na America Latina. Restaurando desse modo o designio de constituigao 

da uniao dos paises em um mercado comum, seguindo assim o bem sucedido 

parametro europeu. Diante do exposto compreende-se que: 

O Mercosul e um fator de estabilidade na regiao, pois gera uma cadeia de, 
interesses e relagoes que aprofunda as ligacoes , tanto economicas quanto 
politicas, e neutraliza tendencias a fragmentagao. Politicos, orgaos estatais, 
trabalhadores e empresarios tern no Mercosul um foro de discussao, de 
multiplas e complexas facetas, no qual podem ser abordados assuntos de 
interesse comum. O Mercosul diferencia-se das politicas ate entao 
existentes por ser um projeto de integragao profunda, que busca o 
desenvolvimento economico e social dos paises membros 8 3 . 

7 9 AMERICA DO SUL E INTEGRAQAO REGIONAL. Disponivel em:<http: www. ltamaraty.gov.br>. 
Acesso em: 19 set.2011. 
8 0 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006.p.247. 
8 1 AMERICA DO SUL E INTEGRAQAO REGIONAL. Disponivel em:<http: www. ltamaraty.gov.br>. 
Acesso em: 19 set.2011. 
8 2 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo Nogoes 
de Direitos Humanos e Direito Comunitario. 201 O.Salvador .2°. ed. p.771. 
8 3 AMERICA DO SUL E INTEGRAQAO REGIONAL. Disponivel em:<http: www. ltamaraty.gov.br>. 
Acesso em: 19 set. 2011. 
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Nessa linha, torna-se cada vez mais claro que o Mercosul e parte de um 

processo dinamico e de adaptagao aos novos padroes de comercio internacional. Se 

consol idando no espago internacional, junto com outros tais como: Tigres Asiat icos, 

(North Amer ican Free Trade Agreement) NAFTA e a Uniao Europeia. 

Sob um olhar otimista e o Mercosul a maior esperanga em uma efetiva 

integragao para enfrentar os novos desafios do mundo g loba l izado 8 4 .Que dentro 

deste atual contexto, encontra-se prendido a integrar economicamente os paises 

lat ino-americanos, assumindo um importante papel na historia dessas nagoes, 

apesar das varias duvidas que persistem acerca da eficacia do processo integrativo. 

A lem de representar esperangas quanto a uma integragao que avance alem da 

problematica estr i tamente comercial. Para isso, no entanto, ainda existem varios 

desaf ios a serem vencidos. Ass im, sob uma perspectiva legal economica e social, o 

Mercosul e uma importante contribuigao ao progresso dos quatro paises envolvidos, 

assim como um passo notavel em diregao a integragao de mercado da Amer ica 

La t ina 8 5 . 

Sendo assim, propoem o Mercosul contribuir para o desenvolv imento da 

regiao na qual pertence os quatro Estados-Partes. Por meio da criagao de um 

espago economico comum ampliando o ambito de concorrencia dos mercados 

nacionais, e levando entao o grau de competit ividade das economias dos Estados-

membros. Se fazendo necessario para que tal objetivo seja concluido o 

estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adogao de uma politica comercial 

comum em relagao a terceiros estados ou outros blocos economicos. 

3.2.1 Pr incipals fontes jur id icas 

Se faz necessario para o surgimento de um mercado comum, assim como 

objetiva o Tratado de Assungao quando se refere ao Mercosul, a existencia de 

normas de constituigao e funcionamento direcionadas a criar-lo, regulamenta-lo e 

8 4 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 151. 
8 5 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: aduaneiras: 2004. p. 43. 
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orienta-lo . Desse modo sera abordado agora os principals instrumentos normativos 

prendidos na conformacao do Mercosul. 

3.2.1.1 Tratado de Assungao 

Atendendo ao comando constitucional do art. 4° paragrafo unico da 

Consti tuigao Federal de 1988. Que estabelece que: "A Republica Federat iva do 

Brasil buscara a integragao economica, politica, social e cultural dos povos da 

Amer ica Latina, v isando a formagao de uma comunidade lat ino-americana de 

nagoes 8 7 " . O Brasil celebrou em 26 de margo de 1991, no Paraguai o Tratado de 

Assungao com outros tres paises, por este instrumento denominados de Estados-

Partes, quais sao: Argent ina, Paraguai e Uruguai, objet ivando por meio desse, a 

alcangar a constituigao de um mercado comum entre eles. Desse modo: 

Pela sua finalidade economica de estabelecer um mercado comum e por 
sua finalidade politica de progredir na integragao Latino-americana, o 
Tratado de Assungao faz parte dos chamados acordos internacionais de 
integragao. Entretanto, os estados membros do Mercosul optaram com 
relagao a estrutura institucional do mesmo por algo tipico das organizagoes 
de cooperagao, pois as orgaos do Mercosul nao sao supranacionais, 
portanto nao houve cessao de soberania a eles 8 8 . 

Nessa linha de argumentagao compreende-se que, o Tratado de Assungao 

nao signif icou a criagao de um mercado comum. Pois como afirma em seu artigo 1° 

Os Estados-Partes decidem construir um mercado comum. Este mercado comum 

implica: A livre circulagao de bens, servigos e fatores produtivos entre os paises, 

atraves entre outros, da eliminagao dos direitos alfandegarios e restrigoes nao 

tarifarias a circulagao de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito 

equ iva len te 8 9 . Que devera estar estabelecido a 31 de dezembro de 1 9 9 4 9 0 : 

ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 142. 
8 7 ANGHER, Anne Joyce.(org.) Vade mecum: academico de direito. 12.ed. Sao Paulo: Rideel, 2011. 
p. 2 1 . 

FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 249. 
8 9 ANGHER, Anne Joyce, (org.). Vade mecum: academico de direito 12.ed. Sao Paulo: Rideel, 2011. 
p. 1858. 
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Para a criagao de um mercado comum, o Tratado de Assungao previu o 
estabelecimento de programa de liberalizagao comercial, com vistas a 
aplicagao de tarifa zero no comercio intrazona para a totalidade do universo 
tarifario e a implementagao de uma tarifa externa comum. Reconheceu 
ainda a necessidade de que Paraguai e Uruguai cumprissem com o 
programa de liberalizagao comercial de forma diferenciada. Em observancia 
aos principios do gradualismo e da flexibilidade. Os quatro socios 
consideraram importante que a desgravagao tarifaria ocorresse em 
velocidade menos intensa para as economias menores do agrupamento. 9 1 

Portanto na verdade o Tratado de Assungao nao implicou na criagao de um 

mercado comum, mas se f irmou por meio dele um compromisso dentro da data 

es t ipu lada 9 2 de construi-lo. O que se tomou sem efeito dado ao objetivo nao 

alcangado no prazo por ele determinado, perfazendo ele apenas o arcabougo para a 

futura constituigao de um mercado comum, como visto: 

O Tratado de Assungao, como afirma Aguilar, e um mero acordo-quadro 
que estabelece as linhas gerais de conformagao do Mercosul. Nesse 
sentido, esse tratado estabeleceu um programa de liberalizagao do 
comercio no bloco, com redugao progressiva de barreiras tarifarias e nao 
tarifarias, listas de excegoes ao programa de liberalizagao, um regime geral 
de origem uma Tarifa Externa Comum e a obrigagao de os membros do 
Mercosul coordenarem suas politicas macroeconomicas 9 3. 

Objetiva tambem o Mercosul a coordenagao e o fortalecimento das posigoes 

dos paises do bloco no foros internacionais angariando desse modo vantagens 

comerciais com outros parceiros. 

Iniciou-se com o Tratado de Assungao o que se chama de periodo transitorio 

de constituigao institucional do Mercosul que compreende de 1991-1994, 

estabelecendo o procedimentos necessarios a constituigao do prometido mercado 

comum. Esse periodo foi caracterizado por dois e lementos basicos: 

desenvolv imento de um Programa de Liberalizagao Comercial , const i tuido por 

redugoes tarifarias progressivas, l ineares e automaticas e pela negociagao de 

9 0 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 249. 
9 1 AMERICA DO SUL E INTEGRAQAO REGIONAL. Disponivel <http: www. Itamaraty. gov.br> 
acesso em: 19 set. 2011. 
9 2 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006.p.250. 
9 3 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo Nogoes 
de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm. 2°. ed. 2010.p.776. 
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poli t icas comerciais comuns . Esse rigido programa de liberalizagao comercial 

representa o objetivo fundamental desta fase do Mercosul, apesar da sua 

flexibil izagao pelo uso das clausulas de sa lva-guarda 9 5 . 

[...] o carater transitorio do Tratado de Assungao como acordo marco e 
constitucional do Mercosul, nao deve deixar duvidas sobre sua forca 
juridica, e como obrigacao internacional que e, determina que cada Estado 
membro nao pode se justificar de cumprir com as obrigacoes contraidas 
alegando qualquer tipo de incompatibilidade 9 6. 

Segundo o artigo 1° do Tratado de assungao, o Mercado Comum alude a: a) 

livre circulagao de bens, servigos e fatores, produtivo, atraves da el iminagao dos 

direitos alfandegarios e restrigoes tarifarias e nao tarifarias a livre circulagao de 

mercador ias e qualquer outra medida equivalente; b) o estabelecimento de uma 

tarifa externa comum que apesar de encontra-se parcialmente implantada ainda 

possui uma serie de limitagao mediante as listas de excegoes; c) a adogao de uma 

polit ica comum diante de terceiros; d) a coordenagao de posigoes nos foruns 

economicos comerciais; e) coordenagao de polit icas macroeconomicas e setoriais a 

f im de assegurar condigoes adequadas de concorrencia entre os Estado partes e o 

compromisso de harmonizagao das legislagoes nas areas pert inentes pretendendo 

sob essa otica lograr exito no fortalecimento do processo de integragao 9 7 . 

Uma leitura mais aprofundada do Tratado de Assungao revela que os seus 

objetivos sao a principio prioritariamente comerciais, de liberalizagao e abertura de 

mercado, sem pretensao efetiva a coordenagao de polit icas macroeconomicas e a, 

formagao de polit icas comuns, mencionando apenas sua convivencia sem 

estabelecer compromissos ou indicar mecanismos para tais fins. 

3.2.1.2 Protocolo de Ouro Preto e Olivos 

9 4 AMARO, Zoraide Sabaini dos Santos. Estrutura organica do Mercosul: direito de concorrencia no 
processo de integragao.Disponivel em:<http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id= 
1600>. Acesso em 18 set. 2011. 
9 5 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 253. 
9 6 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 259. 
9 7 ANGHER, Anne Joyce, (org.). Vade mecum: academico de direito 12.ed. Sao Paulo: Rideel, 2011. 
p. 1858. 

http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=1600
http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=1600
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Logo apos assinatura do Tratado de Assungao com busca a reafirmar e 

consol idar a seguranga juridica estabelecer estrutura institucional do Mercosul , foi 

f i rmado o Protocolo Adicional ao Tratado de Assungao sobre a Estrutura 

Institucional do Mercosul, tambem denominado Protocolo de Ouro Preto: 

Em dezembro de 1994, a cupula de Presidentes de Ouro Preto, aprovou o 
protocolo adicional ao Tratado de Assungao, denominado Protocolo de Ouro 
Preto, atraves do qual se estabelece a estrutura institucional e a 
personalidade juridica internacional do Mercosul.[...] Era o fim da primeira 
fase e o inicio da etapa de consolidagao e aprofundamento do Mercado 
Comum do Sul, apesar dos seus enormes problemas 9 8. 

Iniciou-se com a Assinatura do Protocolo de Ouro Preto a segunda etapa de 

integragao prevista no Tratado de Assungao, chamada de fase definit iva. Tal fase 

comegou e m 1° de Janeiro de 1995, com a tentativa de consol idagao de uma uniao 

aduaneira e o estabelecimento de normas definitivas para o Mercado Comum do Sul 

e o reconhecimento personalidade juridica internacional do Mercosul: 

O Protocolo de Ouro Preto, em seu preambulo, reafirma os principios do 
Tratado de Assungao, dando enfase a implantagao de uma uniao aduaneira 
como etapa para a construgao do mercado comum, assim como a 
implantagao, que traz em seu bojo, da sua estrutura organica definitiva do 
Mercosul 9 9 . 

Entre os aspectos de maior importancia a se destacar no Protocolo de Ouro 

Preto, pode-se fazer referenda ao estabelecimento de uma estrutura definitiva alem 

de determinar o poder de decisao de seus orgaos no qual de acordo com seu artigo 

1° contara com os seguintes: I Conselho do Mercado Comum (CMC); II Grupo de 

Mercado Comum (GMC); III Comissao de Comercio do Mercosul (CCM); IV 

Comissao Parlamentar Conjunta(CPC); V Foro Consult ivo Economico -

Socia l (FCES); VI Secretaria Administrativa do Mercosul. A lem de consentir a 

possibi l idade de constituigao de orgaos auxil iares que se f izerem necessarios a 

9 8 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 261. 
9 9 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & Uniao europeia: estrutura juridico-institucional. 
2 aed., 2atir. Curitiba: Jurua.1999. p. 90. 
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consecucao dos objetivos do processo de in tegragao 1 0 0 , no entanto cumpre ressaltar 

que: 

[...] as decisoes dentro do bloco so sao aprovadas se houver consenso 
entre seus membros devendo todos os Estados-membros estar presentes 
as deliberacoes do mecanismo (Protocolo de Ouro Preto, art. 37). Com isso, 
ainda nao existe dentro do Mercosul um dos aspectos mais destacados do 
universo comunitario europeu: a possibilidade de um orgao supranacional 
ditar a um pais independente da concordancia deste 1 0 1 . 

Desse modo, o Protocolo de Ouro Preto preve o reconhecimento da 

obrigator iedade de acatar as decisoes de suas instituigoes, como fontes der ivadas 

do direito comunitario, ao lado dos tratados como fonte originaria. Institui o 

compromisso dos Estados-Membros de adotar as medidas que sejam necessarias 

para garantir o cumprimento das normas obrigatorias, tambem conhecido como 

principio da observancia. "Entretanto o carater obrigatorio dessas normas nao reflete 

efeito imediato devendo ser incorporadas aos ordenamentos internos dos Estados 

pelos procedimentos c a b i v e i s " 1 0 2 . 

De fato, com assinatura do Protocolo de Ouro Preto o Mercosul passou a ser 

uma uniao aduaneira ainda que de maneira formal. O que significa, segundo a 

definigao contida no artigo XXIV, paragrafo 8°, inciso a, do GATT a substituigao de 

dois ou mais territorios aduaneiros por um so, o que acarreta uma diminuigao de 

restrigoes aduaneiras nas trocas comerciais. Promovendo dessa forma um os 

objet ivos primordiais e talvez o mais significativo do Tratado de Assungao que e a 

integragao dos quatro Estados Partes por meio da livre circulagao de bens, servigos 

e fatores de produgao, que sera obtido por meio do estabelecimento de uma Tarifa 

Externa Comum (TEC). E da adogao de uma politica comercial comum, da 

coordenagao de polit icas macroeconomicas e setoriais, e da harmonizagao de 

legislagoes nas areas pertinentes. 

O Protocolo de Ouro Preto de certo modo al imentou com sua assinatura a 

estrategia do sent imento de progressivo de aprofundamento do Mercosul - isto e de 

promover a transigao de uma uniao aduaneira para uma comunidade economica de 

1 0 0 ANGHER, Anne Joyce, (org.) Vade mecum: academico de direito. 12.ed. Sao Paulo: Rideel, 2011 
p.1872. 
1 0 1 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo 
Nogoes de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm. 2°. ed. 2010. p. 774. 
1 0 2 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo 
Nogoes de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm. 2°. ed. 2010. p. 775. 
1 0 3 SOBRE O MERCOSUL. Disponivel em: <http:/www.mercousl.int>.Acesso em: 12 set. 2011. 

http://www.mercousl.int%3e.Acesso
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maneira gradual sem promover profundos impactos nas estruturas nacionais. 

Atraves da adocao de polit icas comuns setoriais na industria, agricultura, 

previdencia, trabalho, comercio exterior e macroeconomicas fiscal, monetar ia, 

cambial para enfrentar os desafios da ALCA e a ela sobreviver se defronta com a 

questao das assimetrias. 

As assimetr ias entre os quatro paises do MERCOSUL sao extraordinarias e 

const i tuem a dif iculdade maior, ao lado da vulnerabi l idade externa, para a 

coordenagao conjuntural de polit icas macroeconomicas, para a elaboragao de 

poli t icas setoriais comuns e para a construcao de instituigoes supranacionais. 

3.3 A FRAGILIDADE INSTITUCIONAL DO MERCOSUL 

Uma das principals caracterist icas do Mercosul e o seu pequeno grau de 

inst i tuc ional izagao 1 0 4 . Ademais poucos e precarios foram os orgaos criados pelo 

Tratado de Assungao. Se revertendo de forma insuficiente esse quadro a partir do 

Protocolo de Ouro Preto, e importante ate mesmo destacar que ainda hoje sao 

poucos os orgaos permanentes no bloco. Isso dificulta o progresso de interagao do 

Mercosul que por nao possuir uma estrutura organica minima exigida para a 

consol idagao de um mercado comum ver seus objetivos a merce da concordancia 

de todos os membros: 

O Mercosul e um esquema intergovernamental, cujo desenvolvimento 
depende portanto, dos Estados. Nesse sentido nao He pelo menos por 
enquanto, orgaos supranacionais no Mercosul. Ademais a validade das 
determinacoes dos orgaos do bloco nos Estados e dos tratados concluidos 
no ambito mercosulino depende de sua incorporacao aos respectivos 
ordenamentos internos. E o que infere da propria jurisprudencia brasileira, 
em julgado relatado pelo Ministro Celso de Mello, que afirma que " a 
recepcao de acordos celebrados pelo Brasil no ambito do MERCOSUL esta 
sujeita a mesma disciplina constitucional que rege o processo de 
incorporacao, a ordem positiva interna brasileira, dos tratados ou 
convencoes internacionais em geral 1 0 5 . 

1 0 4 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo 
Nogoes de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm. 2°. ed. 2010. p. 774. 
1 0 5 PORTELA, Paulo Henrique Gongalves. Direito Internacional Publico e Privado- Incluindo 
Nogoes de Direitos Humanos e Direito Comunitario. Salvador: Jus Podivm. 2° ed. 2010. p. 774. 
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No caso do Mercosul pelos seus objetivos ja deveria ter superado o patamar 

de estrita cooperacao intergovernamental em virtude do estabelecimento da uniao 

aduaneira ainda que imperfeita, era logico que se reconhecesse abertamente a 

ocorrencia de elementos e orgaos supranacionais. Mas, todavia parece que querem 

permanecer os paises membros com suas soberanias intocaveis e fechadas ao 

processo de estabelecimento de uma economia crescentemente integrada, e com 

suas mutagoes correspondentes. 

Para o Mercosul, a adogao de orgaos com carater de supranacional idade e 

de fundamental relevancia para que se adotem severas medidas contra agoes que 

v isem minar a l iberdade de concorrencia no interior do bloco. Isso se reflete do 

carater transitorio do Tratado de Assungao que por nao se antecipar aos novos 

tempos optou por construir suas instituigoes na medida em que avangava o 

processo de in tegragao 1 0 6 . Desse modo: 

A estrutura institucional do Mercosul foi estabelecida pelo Protocolo 
Adicional ao Tratado de Assungao, denominado Protocolo de Ouro Preto, 
firmado em dezembro de 1994, na Cupula de presidentes do Ouro Preto, 
minas Gerais. 

Sem embargo, foi mediante a aprovagao do Protocolo de Ouro Preto que se 

estabeleceu a estrutura institucional e a personal idade jur idica do Mercosul 

empregando tambem um passo a mais no processo de in tegragao: 1 0 7 . 

A criagao de instituigoes comuns solidas e ativas no Mercosul, com algum 
grau de supranacionalidade, e um aspiragao de muitas correntes 
participantes do processo desde o seu inicio. O debate entre modelo 
intergovernamental e supranacional foi muito intenso durante o periodo de 
transigao, e a linha intergovernamental, seguida principalmente pelo Brasil, 
saiu vitoriosa. 

O fenomeno da integragao economica, sobretudo em sua d imensao interna, 

traz fascinantes inovagoes conceituais e institucionais nesse esforgo de construgao 

de uma entidade nova de carater supranacional, cuja implementagao esta 

t ranscendendo os limites classicos dos ordenamentos jur idicos internos, das 

1 0 6 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 255. 
1 FREITAS JUNIOR, Antonio de Jesus da Rocha. Manual do Mercosul- Globalizagao e Integragao 
regional. Sao Paulo: BH Editora. 2006. p. 261. 
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tradicionais soberanias estanques, em favor de um fenomeno cuja relevancia 

t ranscende seu estrito ambito territorial de aplicagao. 

Alguns autores classif icam a estrutura institucional do Mercosul como 

estruturas proprias das organizagoes comerciais internacionais de cooperacao e nao 

integragao. Mas com a entrada em vigor do Protocolo de Olivos, f i rmado em 18 de 

fevereiro de 2002, criando o Tribunal Permanente de Revisao, primeiro orgao de 

carater supranacional do Mercosul, ha que admitir que o Processo de integragao do 

Mercosul supera com folga uma mera cooperagao, e representa um enorme passo 

no processo de integragao. 

Ass im apesar da ausencia de estrutura organica fortemente organizada 

capaz de atender a complexidade de relagoes comerciais em especial as referentes 

a apl icagao das normas de defesa da concorrencia e um ponto de extrema 

relevancia para o alargamento do processo de integragao regional qual sera objeto 

de estudo do proximo capitulo. 
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4 D E F E S A DA C O N C O R R E N C I A NO DIREITO E C O N O M I C O 

Antes mesmo de estudar no conteudo especif ico do direito da concorrencia 

no Mercosul se faz oportuno tecer algumas consideragoes sobre o mesmo, quando 

apl icado no sistema multilateral de comercio. Diretamente relacionado ao 

crescimento do comercio internacional impulsionado pela abertura dos mercados 

nacionais especialmente no final dos anos 80 e inicio dos anos 90, operacional iza o 

aparecimento das medidas de defesa da concorrencia que sao excegao a regra, no 

sistema multi lateral de comercio. Com efeito, as mencionadas medidas so 

comegaram a ter signif icancia no comercio internacional em virtude da aboligao das 

barreiras comerciais, por parte principalmente das nagoes industrial izadas. Fruto das 

sucessivas rodadas de negociagoes multi laterais promovida pelo GATT e logo apos 

no ambito da OMC que acabaram de evidenciar a liberalizagao do comercio. 

Dessa feita, as medidas de defesa comercial sao condic ionamentos a 

importagoes podendo ser impostas val idamente, pelas autoridades nacionais do pais 

importador, nos moldes das normas locais. No entanto, para que sejam legit imas, 

tais medidas devem ter suporte nos parametros estabelecidos nas regras acordadas 

no ambito do sistema multi lateral de comercio, a qual representa a Organizagao 

Mundial do Comercio ( O M C ) 1 0 8 : 

Com liberalizagao comercial e a consequente redugao da protegao da 
industria nacional em face da concorrencia de produtos importados 
similares atraves de tarifas aduaneiras, entendeu-se ser necessaria a 
regulamentagao de mecanismos legais para proteger a industria domestica 
de eventuais praticas de comercio, desleais ou nao que pudessem causar 
prejuizos comerciais a determinado pa is 1 0 9 

Em suma, as medidas de defesa comercial ou de defesa concorrencia 

compoem um quadro de estruturas jur idicas usadas pelo Estado com o proposito de 

proteger suas industrias dos danos porventura advindos de praticas desleais de 

comercio ou pelo crescimento repentino de importagoes. No Brasil um caso recente 

de adogao de uma medida de defesa comercial que adiante sera melhor 

1 0 8 ESTRELLA Angela Teresa Gobbi. A imposicao de medidas de defesa comercial no comercio 
intra-Mercosul. Disponivel em: <www.bastos.com.br/artigos/ArtigoAngelaEstrella.doc>. Acesso em: 
23 set.2011. 
1 0 9 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p.103. 

http://www.bastos.com.br/artigos/ArtigoAngelaEstrella.doc
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desenvolvido e o aumento da al iquota do Imposto sobre produtos industrial izados 

(IPI) por parte do governo brasileiro sobre automoveis importados de paises nao 

pertencentes ao Mercosul e Mexico. Desse modo ainda dentro dessa linha de 

raciocinio, este aspecto de protegao economica tern grande relevancia quando se 

trata de Mercosul em virtude principalmente da aplicagao de medidas antidumping 

bem como outros instrumentos de defesa da concorrencia serem inconcil iaveis com 

o desejo de se formar um ambiente economico integrado como um mercado comum. 

A seguir serao anal isadas as principais medidas de defesa da concorrencia. 

4.1 DAS MEDIDAS ANTIDUMPING 

Como ja falado, depois da aboligao general izada das barreiras comerciais no 

final dos anos 80 pelas economias industrializadas, surgiam e foram regulamentados 

com a criagao da OMC em 1995, instrumentos de defesa comercial tais c o m o 1 1 0 : As 

medidas antidumping que tern como objetivo evitar que produtos nacionais sejam 

prejudicados por importagoes realizadas a pregos de dumping, pratica esta 

considerada como desleal em termos de comercio em acordos internacionais 1 1 1 . Do 

exposto e possivel entao extrair que: 

O dumping sob a otica da concorrencia desleal caracteriza-se sob dois 
prismas: sob a otica interna, e definido como a venda injustificada de 
mercadoria abaixo do preco de custo; e sob a otica internacional,e 
entendido como a venda de produtos ao exterior a pregos abaixo do valor 
normal praticado no mercado interno, inclusive na modalidade de 
drawback112, atingindo subsidios dados pelo pais exportador 1 1 3. 

1 1 0 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p.103. 
1 1 1 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. Disponivel em: 
<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=321>. Acesso em: 26 de set. 2011. 
1 1 2 O regime aduaneiro especial de drawback, instituido em 1966 pelo Decreto Lei n° 37, de 21/11/66, 
consiste na suspensao ou eliminagao de tributos incidentes sobre insumos importados para utilizagao 
em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo as exportagoes, pois reduz os 
custos de produgao de produtos exportaveis, tornando-os mais competitivos no mercado 
internacional. Existem tres modalidades de drawback: isencao, suspensao e restituicao de tributos. 
A primeira modalidade consiste na isencao dos tributos incidentes na importagao de mercadoria, em 
quantidade e qualidade equivalentes, destinada a reposigao de outra importada anteriormente, com 
pagamento de tributos, e utilizada na industrializagao de produto exportado. A segunda, na 
suspensao dos tributos incidentes na importagao de mercadoria a ser utilizada na industrializagao de 
produto que deve ser exportado. A terceira trata da restituigao de tributos pagos na importagao de 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=321
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Com base nesse conceito e possivel afirmar que "em ambito internacional 

existe pratica de dumping sempre que uma empresa exporta um produto por preco 

inferior aquele que pratica para produto similar nas vendas em seu mercado interno. 

Trata-se, portanto da disciplina de pregos em mercados d is t in tos 1 1 4 " . Para combater 

a pratica de dumping sao usadas a chamadas medidas antidumping ou direito 

antidumping. 

A imposigao dos direitos antidumping e um peculiar instrumento de protegao 

das empresas nacionais, que podem vir a ser fortemente prejudicadas por uma 

pratica comercial desleal. No entanto apesar de sua signif icancia as mediadas 

antidumping ainda nao possui natureza juridica definida, constituindo sua aplicagao 

nao apenas uma pena imposta, mas uma imposigao de direito economico de modo 

generico, usada para reequilibrar, o mercado interno, com o equil ibrio de 

competi t iv idade romp ido 1 1 5 : 

Assim, embora a pratica de pregos de dumping possa ser uma estrategia 
maximizadora de lucros como aponta a teoria economica, o conceito de 
dumping passou a ser entendido, no ambito dos acordos negociados no 
sistema multilateral de comercio, como tendo uma fundamentagao juridica, 
e decorreu de uma motivagao politica dos Estados participantes da 
negociagao de liberalizagao comercial que demandaram uma base legal 
para atender aos segmentos sociais domesticos que sofressem impactos de 
renda decorrentes da liberalizagao comercial. Assim, acordou-se uma 
definigao juridica do conceito, por meio do qual se legitima no regime da 
OMC a aplicagao de medidas contra determinadas importagoes quando a 
venda de produto na exportagao a prego inferior ao praticado no seu 
mercado interno de origem, que cause dano a industria domestica no pais 
importador 1 1 6 

Para a aplicagao de medidas de defesa comercial no caso de dumping 

solicita-se que, no ambito de um processo administrative, seja realizada uma 

investigagao, com a participagao de todas as partes interessadas, onde dados e 

insumo importado utilizado em produto exportado. Disponivel em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/ 
aduana/drawback/regime.htm>. Acesso em:05 de out. de 2011. 
1 1 3 MARTINS, Maria Octaviano Eliane. Concorrencia Desleal: O Dumping No Contexto Da 
Globalizagao. Disponivel em: <http://www.laginski.adv.br/artigos/Eliane/concorrencia desleal 
globalizacao.htm>. Acesso em: 23 de set.2011. 

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p. 103. 
1 1 5 MARTINS, Maria Octaviano Eliane Concorrencia Desleal: O Dumping No Contexto Da 
Globalizagao. Disponivel em: <http:Zwww.laginski.adv.br/artigos/Eliane /concorrencia desleal 
qlobalizacao.htm>. Acesso em: 23 de set.2011. 

CASTILHO, Marta. (coord.) Estrutura de Comercio Exterior e Protegao Efetiva. Ruiz. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2008/2009. p. 30. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/drawback/regime.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/drawback/regime.htm
http://www.laginski.adv.br/artigos/Eliane/concorrencia%20deslealglobalizacao.htm
http://www.laginski.adv.br/artigos/Eliane/concorrencia%20deslealglobalizacao.htm
http:Zwww.laginski.adv.br/artigos/Eliane%20/concorrencia%20deslealqlobalizacao.htm
http:Zwww.laginski.adv.br/artigos/Eliane%20/concorrencia%20deslealqlobalizacao.htm


51 

i i . formacoes sao conferidos e opinioes sao confrontadas, para que se possa propor 

a apl icagao de uma medida ou o encerramento de uma investigagao sem imposigao 

da m e s m a 1 1 7 . 

O descumprimento dos procedimentos estabelecidos pelo Acordo 

Antidumping, em especial os atinentes a garantia de oportunidade de defesa das 

partes, pode implicar a contestagao da medida que vier a ser adotada ao f inal da 

investigagao e a consequents revogagao da mesma por determinagao da O M C 1 1 8 . 

Ass im a aplicagao das medidas antidumping tern por escopo adequar o comercio, 

impondo condigoes ao exportador que a prego de dumping deprecia a concorrencia 

dessa forma protegendo a industria domestica que concorre com produtos 

impor tados 1 1 9 . 

4.2 MEDIDAS COMPENSATORIAS 

As medidas compensator ias atuam sobre a concessao de subsidios 

concedidos "pelo governo, por orgao governamental ou por orgao privado 

desempenhado fungoes t ipicamente governamentais", que beneficie uma industria 

especif ica 1 2 0 : 

As medidas compensatorias tern como objetivo compensar subsidio 
concedido, direta ou indiretamente, no pais exportador, para a fabricacao, 
producao, exportacao ou ao transporte de qualquer produto, cuja 
exportacao cause dano a industria domestica. 1 2 1 

No sistema multi lateral do comercio, estao presentes duas classes de 

distintos subsidios, que provocam tambem diferentes efeitos sobre o comercio 

I 1 7 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. Disponivel em: 
<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=229>. Acesso em: 11 out. 2011. 
1 1 8 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. Disponivel em: 
<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=229>. Acesso em: 11 out. 2011. 
1 1 9 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p.105. 
1 2 0 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p. 105. 
1 2 1 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. Disponivel em: 
<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=230>.Acesso em 01 out. 2011. 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=229
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=229
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=230
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internacional quais sao: subsidios proibidos tambem denominados de vermelhos e 

os subsidios acionaveis ou amarelos: 

Os subsidios vermelhos ou proibidos sao aqueles vinculados ao uso de 
bens domesticos de preferencias a bens importados. Sao considerados 
subsidios amarelos ou acionaveis aqueles que causam prejuizo a industria 
domestica de outro Estado-Membro. 2 

Ass im se for o motivo de ser uma industria nacional prejudicada 

comercia lmente por importar de um estado estrangeiro que concede subsidios a 

uma industria especif ica de seu pais dependendo da modal idade de subsidio 

concedido, podera o mesmo pleitear que a norma que aloca a concessao do 

subsidio seja revogada. Sendo-lhe tambem facultado estabelecer medidas 

compensator ias no alcance do prejuizo suportado objet ivando dessa forma 

neutral izar o subsidio outorgado pelo pais exportador. Para que essas medidas 

sejam apl icadas, se faz necessario o def lagramento de um processo investigativo no 

setor domest ico a f im de determinar a existencia, o grau e o efeito negativo do 

subsid io em relagao a sua indust r ia 1 2 3 . 

4.3 DAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

As medidas de salvaguarda tern como designio aumentar, t ransitor iamente, 

a protegao a industria domest ica que esteja suportando prejuizo grave ou ameaga 

de prejuizo, decorrente do aumento da quantidade, das importagoes, em termos 

absolutos ou em relagao a produgao nacional, com o intuito de que durante o 

per iodo de vigencia de tais medidas, a industria domestica se ajuste aumentando a 

sua compet i t i v idade 1 2 4 : 

As medidas de salvaguarda sao acoes de emergencia que restringem as 
importagoes de determinados produtos independente de sua origem, cujo 
aumento siibito causa ou ameaga causar serios danos a industria nacional. 

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p. 105. 
1 2 3 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p. 105. 
1 2 4 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. Disponivel 
em:<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=231>. Acesso em: 05 out. 2011. 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=231
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Sao medidas aplicadas por autoridades competentes, durante um 
determinado periodo, visando proteger a industria nacional (industria 
domestica). 1 2 5 

As medidas de salvaguardas abriga algumas diferengas em relagao a pratica 

de dumping e de medidas compensator ias, por que ao contrario destas a existencia 

de uma medida de salvaguarda implica a existencia de uma pratica comercial leal 

qual seja, o aumento imprevisivel das importagoes de determinado produto que 

eventualmente provocou um prejuizo grave ou a sua ameaga a industria 

domes t i ca 1 2 6 . 

4.4 DEFESA DA CONCORRENCIA NO MERCOSUL 

Como ja discorrido, o Brasil bem como outros paises da America Latina que 

compoem o quadro de Estados-Partes formadores do Mercosul, t inham por bases 

de suas economias esquemas protecionistas que acabaram por Ihe tornar 

economias bastante fechadas bl indando as empresas e os produtos nacionais da 

concorrencia estrangeira. O que implicava desnecessaria a regulamentagao de 

normas de defesa da concorrencia t ipicas de nagoes de economia aberta, usadas 

para combater praticas comerciais desleais: 

Nas ultimas decadas, a politica economica vigente nos Estados Partes era 
fundada no protecionismo, com proibigoes de importagoes, altas taxagoes 
visando a inibigao da entrada de produtos estrangeiros ao mercado, 
empresas estatais detentoras de grandes monopolios, controle de pregos, 
alem dos subsidios, que em seu conjunto provocaram uma estagnagao 
economica geral e um mercado extremamente distorcido 1 2 7. 

O inicio dos anos 90 marca uma mudanga na orientagao protecionista da 

polit ica economica na America Latina e consequentemente do Brasil. Baliza esta 

nova orientagao, na abertura da economia nacional abandonando a estrategia de 

^ M E D I D A S DE SALVAGUARDA. Disponivel em: 
<http://www.ciespcps.org.br/digital/Salvaguarda.pdf> Acesso em: 26 d set. 2011. 
1 2 6 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comercio internacional: aspectos 
fundamentais. Sao Paulo: Aduaneiras: 2004.p.106. 
1 2 7 ANDRADE, Maria Cecilia. A defesa da concorrencia no Mercosul e o protocolo de fortaleza 
Disponivel em: <http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/>. Acesso em 05 out. 
2011. 

http://www.ciespcps.org.br/digital/Salvaguarda.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/
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alcancar o desenvolvimento por meio do processo de substituigao de importagoes. 

Rompendo o isolamento comercial mantido durante varias decadas. Esse quadro e 

bem visivel no setor automotivo conforme adiante sera enfatizado. 

Nessa perspectiva, se perfaz entao essa construgao de um favoravel quadro 

de estabi l idade macroeconomica em termos de politica comercial estabelecendo um 

cenario de maior competi t iv idade dos paises latinos na economia internacional. Em 

virtude disso inicia-se o processo de liberalizagao das importagoes e de um 

abat imento dos subsidios as exportagoes e a produgao domestica: 

Na America Latina, o esquema protecionista, que ha pouco tempo 
caracterizava a pratica da soberania brasileira, isolava as empresas da 
concorrencia estrangeira. Talvez por essa razao o tema da concorrencia 
comercial nao tenha chamado a atencao dos governos e dos diferentes 
agentes economicos. Prova disso e a falta de antecedentes sobre a 
aplicagao da legislagao de concorrencia e, consequentemente, a falta de 
desenvolvimento jurisprudencial e doutrinario sobre o tema. Porem os 
processos de integragao e de abertura colocados em pratica nos ultimos 
anos demandam, com urgencia, politicas sobre promogao da concorrencia 
comercial. 1 2 8 

Como antes dito essa realidade protecionista, se suavizou com a 

intensif icagao de movimentos economicos internacionais l iberalizadores que 

f indaram por fragilizar as fronteiras nacionais forgando aos governos, em especial 

das nagoes subdesenvolvidas, a de ampliar a abertura de seu mercado domest ico 

para o comercio internacional. Surgindo a necessidade dos paises se agruparem em 

blocos economicos para poder alargar o poder de mercado, aumentando tambem a 

capacidade de concorrencia de cada um deles. 

A dinamica de liberalizagao comercial evidenciada acirra a compet igao entre 

empresas nacionais e estrangeiras em busca de mercados consumidores de seus 

produtos. Aumenta a exposigao da industria nacional a concorrencia internacional, 

ocorrendo relevante impacto sobre a estrutura produtiva, respaldando o 

aparecimento de novas estrategias empresariais. 

De outra parte, na medida em que se amplia o comercio, os paises sao 

levados a dialogar e a interagir de forma mais intensa, seja mediante acordos e 

tratados de participagao em blocos economicos regionais, seja por meio de 

discussoes mundiais multi laterais no seio de Organizagoes Internacionais. Os 

1 2 8 AMARO, Zoraide Sabaini dos Santos. Estrutura organica do Mercosul: direito de concorrencia 
no processo de integragao.Disponivel em:<http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id= 
1600>. Acesso em 18 set. 2011. 

http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=1600
http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=1600
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debates ente os governos revelam a preocupagao em equalizar os impactos das 

praticas dos agentes economicos, nas relagoes economicas ao redor do globo, nas 

esferas polit icas, economicas, sociais, culturais, inclusas as praticas de defesa 

comercial e concor renc ia 1 2 9 : 

Com isso, o papel que deve ser desempenhado pela pratica da Defesa da 
Concorrencia no ambito do Mercosul, associada ao conhecimento das 
sistematicas economicas internacionais, deve visar, em uma economia 
capitalista de mercado, o equilibrio e estabilizacao das relagoes 
internacionais, com enfase no controle e nas limitacoes ao poder 
economico. Caso contrario, poderiamos ter o surgimento de inumeros 
problemas e crises ocorrendo no mercado, em fungao dos abusos e praticas 
desleais, dados os padroes mundialmente aceitos no comercio 
internacional, levando aos mais variados e graves problemas, tanto internos 
de cada Estado, quanto de ordem internacional. 1 3 0 

A esse respeito, agora sob uma otica regional para lograr o objetivo de 

regulamentar mecanismos de defesa comercial nelas compreendidas as medidas 

antidumping, compensator ias e de salvaguarda, e de fundamental importancia a 

convergencia legislativa em materia de concorrencia dos paises do bloco, no caso 

em tela o Mercosul. A harmonizagao das polit icas de concorrencia e exigida 

proporcionando livre concorrencia justa e igualdade de condigoes para todos o 

part icipantes liberalizagao comercial, combatendo praticas protecionistas que 

objet ivem tolher a livre concorrencia. 

Haja vista os paises signatarios do Tratado de Assungao t ivessem assumido 

o compromisso de transpor as barreiras de seus mercados nacionais acomodando 

um sistema de livre concorrencia entra-bloco. O Mercosul, ao contrario do que 

ocorreu com o Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Economica Europeia -

CEE, nao estabeleceu dentre suas normas disposigao expressa regulamentando a 

defesa da concorrencia l imitando-se afirmar de forma generica em seu artigo 4° que: 

Nas relagoes com terceiros paises, os Estados-Partes assegurarao 
condigoes equitativas de comercio. Para tal fim, aplicarao suas legislagoes 
nacionais, para inibir importagoes cujos pregos estejam influenciados por 

1 2 9 CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e. A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf>. Acesso em: 12 de 
set. 2011.p. 77. 
1 3 0 CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e. A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf. Acesso em: 12 de 
set. 2011>. p. 77. 

http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf
http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf.%20Acesso%20em:%2012%20deset.%202011
http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf.%20Acesso%20em:%2012%20deset.%202011
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subsidios, dumping qualquer outra pratica desleal. Paralelamente os 
Estados-Partes coordenarao suas respectivas politicas nacionais com 
objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrencia comercial 1 3 1 . 

Por essa razao objetivando suprir a Lacuna por ele deixada surge por meio 

da Decisao 18/96 do Conselho do Mercado Comum-CMC, o Protocolo de defesa da 

Concorrencia tambem conhecido como Protocolo de Fortaleza assinado em 1996 e 

incorporado ao direito patrio por meio do decreto 3.602 de setembro 2 0 0 0 1 3 2 : 

No tocante a Defesa da Concorrencia, o Mercosul reforca a pretensao de 
efetivamente se consolidar como uma Organizagao Internacional de 
Integragao e Cooperagao Economica. A preocupagao com o Comercio 
Internacional e evidenciada quando da assinatura do Protocolo de Fortaleza 
Protocolo de Defesa da Concorrencia do Mercosul. No preambulo do 
Protocolo185, assim como no ja apontado Tratado de Assungao, as partes 
signatarias tambem buscaram estabelecer e pontuar principios e conceitos 
norteadores de suas agoes e manifestagoes, reconhecendo a importancia 
de se assegurarem condigoes adequadas de concorrencia, dada livre 
circulagao de bens e servigos entre os Estados-Partes, bem como de se 
assegurarem iguais condigoes de livre concorrencia ao exercicio das 
atividades economicas nos territorios de cada membro do Mercosul 1 3 3 . 

Passar a existir o referido protocolo, conforme expoe em seu preambulo com 

o proposito de atender a necessidade imperiosa de se estabelecerem as diretrizes 

que orientarao os Estados-Partes e as empresas neles sediadas na construgao da 

defesa da concorrencia no Mercosul. Servindo como instrumento adequado a 

assegurar o livre acesso ao mercado e a distribuigao equil ibrada dos benef ic ios do 

processo de integragao economica 1 3 4 . 

4.4.1 Protocolo de Fortaleza 

1 3 1 ANGHER, Anne Joyce, (org.) Vade mecum: academico de direito. 12.ed. Sao Paulo: Rideel, 2011 
p. 1858. 

3 2 PRADO, Martha Asuncion Enriquez Aplicagao do Direito da Concorrencia na Uniao Europeia 
e o Protocolo de Fortaleza Para o Mercosul. Disponivel em: <http://www.uel.br/revistas /uel/ 
index.php/iuris/article/view/4157>. Acesso em: 05 out. 2011. 
1 3 3 CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e. A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf>. Acesso em: 12 de 
set. 2011.p. 101. 
1 3 4 PROTOCOLO DE FORTALEZA. Disponivel em: <http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/ 
Mercosulprotocolofortaleza.pdf>. Acesso 12 set. 2011. 

http://www.uel.br/revistas%20/uel/index.php/iuris/article/view/4157
http://www.uel.br/revistas%20/uel/index.php/iuris/article/view/4157
http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Mercosulprotocolofortaleza.pdf
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Mercosulprotocolofortaleza.pdf
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O Protocolo de Fortaleza marca o ponto de partida para a construgao de um 

aparelhamento institucional calcado em efet ivamente aplicar uma polit ica comum de 

defesa da concorrencia no Mercosul. Integra o referido protocolo um quadro mais 

amplo de polit icas publicas comuns e internas dos Estados-Partes, dest inadas 

efet ivamente a assegurar um funcionamento eficiente do mercado comum 

possibi l i tando que o processo de integragao seja mais efetivo e equi l ibrado, 

harmonizando as relagoes comerciais intra-bloco: 

A norma partiu do reconhecimento, pelos Estados-Partes, de que o 
estabelecimento de condigoes adequadas de concorrencia e imperativo 
para a livre circulagao de bens e servigos entre os Estados-Partes, assim 
como e importante, para o cumprimento dos objetivos de livre comercio 
estabelecidos no Tratado de Assungao, que o Mercosul conte com um 
marco regulatorio que preserve e promova a livre concorrencia. 1 3 5 

Ao definir condutas que restr ingem a concorrencia bem como prever a 

imposigao de medidas aptas a reprimi-las. O Protocolo de Fortaleza incentiva a 

competi t iv idade das empresas sediadas na esfera do Mercosul, bem como 

assegura livre acesso aos mercados de nacionais produtos de outros espagos 

in teg rados 1 3 6 . 

A consolidagao do Mercosul enquanto area economicamente relevante e 
integrada a economia global nao pode prescindir, portanto, dessa formidavel 
tarefa de construgao institucional. O Protocolo de Defesa da Concorrencia 
constitui passo inicial importante desse esforgo. Seu exito continua a 
depender de processo historico complexo, no qual a cooperagao tecnica e a 
formagao de jurisprudencia constituem os ingredientes essenciais. 1 3 7 

Sua formulagao evidencia os beneficios advindos de uma ampliagao dos 

respect ivos mercados nacionais conseguido mediante a adogao do cumpr imento do 

programa de liberalizagao comercial que condena qualquer pratica restritiva da livre 

concorrencia entre os Estados. "Constitui-se num projeto cauteloso de harmonizagao 

CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em:< 
http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf>. Acesso em: 12 set. 
2011.p. 87. 
1 3 6 PRADO, Martha Asuncion Enriquez. Aplicagao do Direito da Concorrencia na Uniao Europeia 
e o Protocolo de Fortaleza Para o Mercosul. 2008. Disponivel em: <http://www.uel.br/revistas /uel/ 
index.php/iuris/article/view/4157>. Acesso em: 05 out. 2011. 
1 3 7 MARTINS, Maria Octaviano Eliane Concorrencia Desleal: O Dumping No Contexto Da 
Globalizagao. Disponivel em: 
<http://www.laginski.adv.br/artigos/Eliane/concorrencia_desleal_globalizacao.htm>. Acesso em: 23 de 
set. 2011. 

http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf
http://www.uel.br/revistas%20/uel/index.php/iuris/article/view/4157
http://www.uel.br/revistas%20/uel/index.php/iuris/article/view/4157
http://www.laginski.adv.br/artigos/Eliane/concorrencia_desleal_globalizacao.htm
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de polit icas de concorrencia, pois optou por elaborar regras gerais e consensuais, 

com caracterist icas u n i f o r m e s " 1 3 8 . 

Protocolo de Fortaleza adota regra semelhante a prevista no art. 85, do 

Tratado de Roma, ao limitar o bom emprego de suas medidas a praticas que tenham 

efeitos regionais, ou seja, sobre mais de um Estado. Desse modo "a apl icagao do 

protocolo se restringe as praticas que tenham como mercado relevante de mais de 

um Estado e que afetem o comercio entre os Estados- pa r tes 1 3 9 . " Ass im pode se 

concluir que a competencia e transferida para o Estado no caso dos atos praticados 

no respectivo territorio cujas implicagoes a ele se restrinjam. No que se diz respeito 

ao ambito de aplicagao do protocolo: 

[...] e indispensavel a produgao de efeitos no ambito do Mercosul e afetacao 
do comercio entre os Estados Partes, ou seja, problemas localizados a nivel 
exclusivamente nacional, ou que afetem apenas o comercio entre dois 
Estados Partes nao possuem a dimensao requerida para que seja acionado 
o Comite de Defesa da Concorrencia. Alias, o art. 3° e bastante claro ao 
estabelecer que e da competencia exclusiva de cada Estado Parte a 
regulamentacao dos atos praticados no respectivo territorio por pessoa 
fisica ou juridica de direito publico ou privado ou outra entidade nele 
domiciliada e cujos efeitos sobre a concorrencia a ele se restr injam. 1 4 0 

Apesar de nao congregar a formagao de orgaos supranacionais, mas 

direcionado na cooperagao entre as autoridades nacionais antitruste dos paises 

membros. O Protocolo de Fortaleza estabeleceu orgaos encarregados 

estabelecendo o procedimento de sua aplicagao quais sao: o Comite de Defesa da 

Concorrencia, Comissao de Comercio do Mercosul e os orgaos nacionais de 

apl icagao do p ro toco lo 1 4 1 . Refletindo assim que a deficiencia de natureza 

institucional constitui o maior problema a ser enfrentado pelo Mercosul para a 

implementagao da defesa da concorrencia. A lem de que a solugao das ocorrencias 

lit igiosas advindas da busca de uma concorrencia saudavel exige solugoes mais 

MURILO Otavio Lubambo de Meio. Defesa da concorrencia no Mercosul: entraves e solugoes 
normativas. Disponivel em: http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/blc/index.html. Acesso 
em: 03 out. 2011 .p.21. 
1 3 9 KLEIN, Vinicius.O Direito da concorrencia no Mercosul. Disponivel em: 
<http://uerj.academia.eduA/iniciusKlein/Papers/653192/0_DIREITO_DA_CONCORRENCIA_NO_ME 
RCOSUL>. Acesso em 05 out. 2011. 
1 4 0 ANDRADE, Maria Cecilia. A defesa da concorrencia no Mercosul e o protocolo de fortaleza. 
Disponivel em:< http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/>. Acesso em 05 de out. 
de 2011. 
1 4 1 KLEIN, Vinicius.0 Direito da concorrencia no Mercosul. Disponivel em: 
<http://uerj.academia.eduA/iniciusKlein/Papers/653192/0_DIREITO_DA_CONCORRENCIA_NO_ME 
RCOSUL>. Acesso em 05 out. 2011. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/blc/index.html
http://uerj.academia.eduA/iniciusKlein/Papers/653192/0_DIREITO_DA_CONCORRENCIA_NO_MERCOSUL
http://uerj.academia.eduA/iniciusKlein/Papers/653192/0_DIREITO_DA_CONCORRENCIA_NO_MERCOSUL
http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/
http://uerj.academia.eduA/iniciusKlein/Papers/653192/0_DIREITO_DA_CONCORRENCIA_NO_MERCOSUL
http://uerj.academia.eduA/iniciusKlein/Papers/653192/0_DIREITO_DA_CONCORRENCIA_NO_MERCOSUL
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eficientes e eficazes do que o sistema existente hoje previsto no Protocolo de Olivos, 

fundando em negociagoes e estabelecimento de um tribunal a rb i t ra l . 1 4 2 

Observa-se ainda que o Protocolo de Fortaleza adota um processo de 
cooperagao entre os orgaos de defesa da concorrencia de cada Estado 
Parte e o Comite de Defesa da Concorrencia do Mercosul, onde os 
primeiros sao responsaveis pela instauragao do procedimento (artigo 10), 
pela investigagao da pratica restritiva da concorrencia (artigo 15) e pela 
elaboragao de parecer acerca da pratica que sera submetido a analise pelo 
Comite 1 4 3 . 

A assinatura do referido protocolo proporciona um consideravel progresso no 

encaminhamento para a formagao do processo integracionista que almeja um dia 

consol idar um mercado comum. 

Assim no que tange ao Protocolo de Fortaleza, o mesmo definiu as diretrizes 

para a implantagao de uma politica de concorrencia comum na regiao. Pretendendo, 

portanto assegurar condigoes de livre concorrencia das atividades economicas 

desenvolv idas dentro do Mercosul acabando tambem por contribuir para a 

consol idagao do atual estagio de consolidagao da Uniao Aduaneira. 

4.4.2 Exper ienc ias nacionais de regulagao da defesa da concorrenc ia 

A seguir analisar-se-a a legislagao nacional de defesa da concorrencia de 

dois paises componentes do Mercosul (Brasil e Argent ina) que sao de certa maneira 

os paises de maior significado no Mercosul por possuirem parques industrials e 

tecnologicos com elevado grau de competit ividade se comparados a nagoes 

desenvo lv idas 1 4 4 . Ja que a guisa de formagao de um mercado comum exige a 

harmonizagao de posturas legislativas entre os Estados-Partes: 

1 4 2 ANDRADE, Maria Cecilia. A defesa da concorrencia no Mercosul e o protocolo de fortaleza. 
p. 46. Disponivel em:< http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/>. Acesso em 05 
out. 2011. 
1 4 3 ANDRADE, Maria Cecilia. A defesa da concorrencia no Mercosul e o protocolo de fortaleza. 
p. 46. Disponivel em:< http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/>. Acesso em 05 
out. 2011. 
1 4 4 A Lei n° 18.159, de 20 de julho de 2007, regulamentada pelo Decreto n° 404/007, de 29 de outubro 
de 2007, sao os principals normativos do Uruguai no tocante a Defesa da Concorrencia, tendo sido 
editadas ja sobre a vigencia dos normativos aplicaveis a materia, de Direito Comunitario do Mercosul, 
especialmente o Protocolo de Fortaleza e seu regulamento. A lei uruguaia coloca, assim como a 

http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/
http://europa.eu.int/comm/competition/international/others/
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Contudo, no tocante a esta harmonia, nao encontramos no atual marco 
regulatorio do Mercosul normas sobre concorrencia comercial de forma 
equilibrada entre os Estados-Partes, o que leva visivelmente ao nao 
cumprimento do disposto no artigo 4° do Tratado de Assungao, que 
determina que os Estados-Partes devem coordenar suas respectivas 
politicas nacionais com o obietivo de elaborar normas comuns sobre 
concorrencia comercial 

Talvez seja esta a maior dif iculdade de cumprimento dos reais objetivos do 

Mercosul , a precariedade das l e g i s l a t e s nacionais sobre defesa da concorrencia. 

4.4.2.1 Brasil 

A Constituigao Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 170, inciso IV a 

livre concorrencia como um principio geral da atividade economica e em seu artigo 

173, §4 0 estabeleceu a repressao por lei ao Abuso do poder economico que vise a 

dominacao dos mercados, a el iminacao da concorrencia e ao aumento arbitrario dos 

lucros. Buscando definir os contornos e aprimorar a defesa da concorrencia no 

Brasil. 

Nao por outro motivo, objet ivando cumprir as aludidas determinacoes 

const i tucionais foi promulgada a lei n°8. 884, de 11 de junho de 1994 cuja f inal idade 

esta prevista em seu artigo 1° a seguir transcrito: esta lei dispoe sobre a prevencao e 

brasileira e argentina, que a Defesa da Concorrencia tern por escopo a ordem publica e por objeto o 
fomento do bem-estar atuais e futuros dos consumidores e demais usuarios. Fixa, tambem, que sao 
principios norteadores o estimulo a eficiencia economica e a liberdade e igualdade de condigoes de 
acesso de empresas e produtos aos mercados, ou seja, com fulcro no livre-mercado e livre 
concorrencia. Quanto aos direitos economicos, e especificamente no tocante a Defesa da 
Concorrencia, a Constituigao paraguaia fixa, no artigo 107254, a liberdade de competigao no 
mercado, determinando que toda pessoa tern o direito de se dedicar a uma atividade economica 
licita, respeitado o regime de igualdade de oportunidades. O referido artigo garante, ainda, a 
concorrencia no mercado, vedando a criagao de monopolios e manipulagao artificial de pregos. 
Contudo, dos Estados-Partes membros efetivos do Mercosul, o Paraguai e o unico que ainda nao 
promulgou Lei ou Decreto especificamente regulando a Defesa da Concorrencia, nao obstante ja 
terem tramitado pelo Poder Legislativo daquele pais dois substanciais projetos de lei com tal intuito. 
CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf. Acesso em: 12 set. 
2011.p. p. 113. ~ 
1 4 5 CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e. A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf>. Acesso em: 12 
set. 2011. p. 113. ~ 
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a repressao as infragoes contra a ordem economica orientada pelos di tames 

consti tucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrencia fungao social da 

propr iedade defesa dos consumidores e repressao ao abuso do poder e c o n o m i c o 1 4 6 . 

Para cumprir sua f inal idade a referida lei t ransformou o Conselho Administrat ivo de 

Defesa Economica-CADE em uma autarquia federal vinculada ao Ministerio da 

Justiga. "tendo seus poderes ampl iados, sendo definidas com maior precisao as 

praticas consideradas ofensivas a livre concorrencia, alem de ter introduzido o 

controle obrigatorio dos atos de fusao e aquisigao de empresas " 1 4 7 . A lem do CADE, 

dois outros orgaos estao previstos na Lei, sao eles: a secretaria da justiga e a 

Secretaria de Acompanhamento Economico-SEAE, vinculada ao Ministerio da 

Fazenda. Compondo estes tres orgaos o denominado "Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrencia. O SBDC e responsavel pela promogao de uma economia 

competi t iva, por meio da prevengao e da repressao de agoes que possam limitar ou 

prejudicar a livre concorrencia no Brasil, sendo sua atuagao orientada pela Lei n° 

8 .884 /94 1 4 8 . 

A aludida legislagao brasileira de defesa da concorrencia foi de certo modo 

apr imorada recentemente com aprovagao pelo Senado Federal do projeto que cria o 

Super CADE, visa o apr imoramento da lei el iminar uma anomalia da economia 

brasileira, que e o fato de as fusoes entre empresas serem submet idas ao governo 

depois de realizadas, e nao antes, como e na maioria dos paises e claro que essa 

medida tera maior impacto sob o mercado interno, ja que objetiva barrar a conclusao 

de negocios entre empresas que prejudiquem a livre concor renc ia 1 4 9 . 

4.4.2.2 Argent ina 

ANGHER, Anne Joyce, (org.). Vade mecum: academico de direito 12.ed. Sao Paulo: Rideel, 2011. 
p. 1134. 
1 4 7 CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf>. Acesso em: 12 
set. 2011.p. 136. 
1 4 8 CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
<http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf>. Acesso em: 12 
set. 2011.p. 138. 
1 4 9 OTTA, Lu Aiko. Super Cade muda concorrencia no Pais. Disponivel em: 
<http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/10/13/super-cade-muda-concorrencia-
no-pais>. A cesso em 19 out. 2011. 
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A regulamentacao da Defesa da Concorrencia na Argent ina se edifica 

mediante a edicao da Lei n° 25.156, sancionada em 25 de agosto de 1999 e 

promulgada em 16 de setembro de 1999. A referida lei tern por meta normatizar 

acordos e praticas proibidas, posicao dominante, concentracoes e fusoes de 

empresas bem como institui o Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, 

autarquia vinculada ao Ministerio de Economia y Obras y Servicios Pub l i cos . 1 5 0 

4.5 O REGIME AUTOMOTIVO BRASILEIRO 

A partir de agora, diante a proposigoes acima feitas sobre o Sistema 

Multi lateral de Comercio, Mercosul, Brasil e suas respectivas normas de 

regulamentacao de defesa da concorrencia, se faz oportuno tecer a lgumas 

consideragoes sobre essas normas quando aplicadas a um caso especif ico, que em 

tela sera o setor automobil ist ico brasileiro. 

A industria automobil ist ica e um dos dominios produtivos com ampla 

disposigao a influenciar nao so as polit icas domest icas, mas tambem acordos 

internacionais bilaterais ou multi laterais. Dessa maneira, pode se afirmar que: "a 

industria automobil ist ica e um oligopolio internacional que possui uma apt idao 

excepcional para extrair beneficios governamentais e influir na negociagao de 

tratados comerc ia i s . 1 5 1 " Como prova disso nao os varios instrumentos internacionais 

f i rmados entres os paises e blocos economicos na busca de invest imentos e 

mercados incluindo estrategias de industrializagao e praticas protecionistas tais 

como as apl icadas ate os dias atuais pelo Brasil: 

A industria automobilistica brasileira contou com protegao absoluta desde o 
inicio de sua implantagao no pais ate o comeco dos anos 90. Com o 

CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e A construgao da defesa da concorrencia no Mercosul: uma 
perspectiva construtivista. Cooperagao e interesses nas relagoes internacionais. Disponivel em: 
http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/arquivos/defesas/luis_creuz.pdf. Acesso em: 12 set. 
2011.p. 136. 
1 5 1 ARAUJO JUNIOR, Jose Tavares de. Antitruste e protecionismo: a experiencia brasileira 
recente. Disponivel em: 
<http://www.cindesbrasil.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=528&ltemid=41 > 
Acesso: 12 set. 2011. 
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processo de abertura a concorrencia externa, a politica industrial para o 
setor automotivo tern adquirido especial relevancia desde os primeiros anos 
da decada de 90, principalmente apos o programa de estabilizacao 
economica iniciado em 1994. Entre 1990 e 1998, diversas medidas de 
politica governamental foram dirigidas diretamente para o setor 
automotivo. 1 5 2 

Como se sabe, a industria automobil ist ica, sobretudo no Brasil, sempre teve 

uma atencao peculiar dos governos sendo desde sua implementacao em meados da 

decada de 50, beneficiaria de uma enorme protegao, acompanhada de diversos 

beneficios fiscais. Isso resultou na imposigao de barreiras proibitivas a importagao 

de veiculos a lem do requisito de indices de conteudo nacional usados em sua 

fabricagao: 

Os responsaveis pela elaboracao da politica do Piano de Metas para 
implantagao da industria automobilistica no Brasil nao tiveram que se 
preocupar com as restrigoes impostas pelo Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comercio (GATT) que o Pais havia assinado no final da decada anterior. 
Algumas das medidas centrais do piano do Governo Kubitschek para o 
setor, como a imposigao de barreiras proibitivas a importagao de veiculos e 
o requisito de indices de conteudo nacional, contrariavam regras do GATT 
contidas nos Artigos XI - sobre eliminagao de restrigoes quantitativas - e III -
sobre tratamento nacional, que proibe a discriminagao entre produto 
nacional e importado. No entanto, desde 1955, excegoes a algumas dessas 
regras ja estavam abertas para paises em desenvolvimento, com as 
modificagoes introduzidas pelo Artigo XVI I I . 1 5 3 

As condigoes a principio adotadas pelo Brasil, quando da implantagao de 

seus parques industrials automobil ist icos, de certo modo restringia o comercio e a 

livre concorrencia ao deferir t ratamento privilegiado aos automoveis produzidos por 

empresas mult inacionais que se hospedaram em territorios nacionais. Contrar iando 

os di tames como visto propostos pelo GATT, que possuia uma conduta severa em 

defesa da el iminagao de restrigoes quantitativas proibindo a discr iminagao entre 

produto nacional e o impor tado 1 5 4 . 

No entanto essas regras diferenciadas diferidas a paises em 

desenvolv imento com Brasil constituiram em excegoes introduzidas pelas 

1 5 2 NEGRI, Joao Alberto de O custo de bem-estar do regime automotivo brasileiro. Disponivel 
em: http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/187/121. Acesso em: 10 out. 2011. 
1 5 3 HOLLANDA FILHO, Sergio Buarque de. Nota: O Estabelecimento de um Regime Automotivo 
Diante da Criagao da OMC. Disponivel em: www.scielo.br/pdf/ee/v33n4/v33n4a06.pdf.Acesso em: 
22 set. 2011. 
1 5 4 HOLLANDA FILHO, Sergio Buarque de Nota: O Estabelecimento de um Regime Automotivo 
Diante da Criagao da OMC. Disponivel em:<www.scielo.br/pdf/ee/v33n4/v33n4a06.pdf>. Acesso em: 
22 set. 2011. 
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modif icagoes inseridas pelo artigo XVIII do GATT, que permitia nesse caso o 

estabelecimento dessas regras discriminatorias, quern sabe para proteger a industria 

infante ou mesmo como medida de salvaguarda a balanca de pagamentos. 

Permit indo assim em certas condigoes um tratamento diferencial a paises em 

desenvolv imento tais como Brasil. Na literatura que relaciona desenvolv imento 

economico com comercio internacional, a parcela de estudiosos que defende a velha 

polit ica de substituigao de importagoes considera esse tratamento diferenciado como 

uma necessidade inerente a questoes especif icas enfrentadas por uma polit ica 

desenvo lv iment is ta 1 5 5 . 

Essa realidade protecionista veio de fato a sofrer alguns abalos a partir da 

decada de 90, com a eliminagao informal pela nao pratica das referidas regras 

protecionistas a lem de uma serie de exigencias reivindicadas para seu correto uso. 

O que se tern que observar sobre o atuar dessas polit icas no Brasil e 

perceber que em casos de polit icas analogas ao regime automotivo brasileiro, tern 

impactos sobre a renda dos consumidores, dos produtores, dos empregados diretos 

e indiretos e do governo. Nao e claro, contudo, quanto importa essas polit icas para o 

pais e quern acaba area com os custos. Os custos de proteger um determinado 

setor da economia nao incluem somente os diretos, como pregos mais altos aos 

consumidores, mas tambem muitos custos indiretos. A qual idade do produto 

ofertado pelos produtores domesticos pode declinar. O diagrama de protegao 

envolve custos de administragao que devem ser pagos. O aumento dos pregos, a 

redugao da qual idade e os custos administrativos reduzem o bem-estar e a 

qual idade de vida de seus cidadaos. 

Nao por outra razao, nos dias atuais o assunto em evidencia, na midia 

escrita, radiofonica e televisiva, e o aumento por parte do governo brasileiro da 

al iquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre 

automoveis importados de paises nao pertencentes ao Mercosul com excegao do 

Mexico em vista o mesmo possuir com Brasil um acordo automotivo. Com previsao 

de val idade ate dezembro de 2012. Tal aumento se procede mediante o Decreto 

presidencial 7.567, publ icado em 15 de setembro de 2 0 1 1 . 

1 5 5 HOLLANDA FILHO, Sergio Buarque de Nota: O Estabelecimento de um Regime Automotivo 
Diante da Criacao da OMC. Disponivel em:< www.scielo.br/pdf/ee/v33n4/v33n4a06.pdf>.Acesso em: 
22 set. 2011. 
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Regulamenta o mencionado decreto as mudangas que passam a ter 

val idade a partir do dia 16 de novembro, dois meses depois de o decreto ter sido 

pupl icado no Diario Oficial da Uniao. Na verdade o que o governo fez sob os moldes 

formais foi regulamentar os artigos 5° e 6° da MP 540 /2011 , que tratam 

de redugao de al iquota do IPI, e acabou de maneira dissimulada aumentando o 

imposto para determinadas categorias de veiculos (art. 10). Essa manobra se deu 

da seguinte forma o governo aumentou-se o IPI para todos os veiculos em 3 0 % e, 

e m seguida, reduziu em 3 0 % para os veiculos nacionais e do Mercosul , e do 

Mexico, desde que atendessem a determinadas cond igoes 1 5 6 . Conforme adiante 

sera detalhado para maior compreensao. 

As condigoes sao as seguintes, segundo o disposto no artigo 2° do decreto 

presidencial, os processos de fabricagao de veiculos que tenham, no min imo, 6 5 % 

de conteudo nacional e regional, estao l iberados da alta do IPI. "As autopegas 

originarias dos paises membros do Mercosul serao consideradas como produzidas 

no pais para efeito de apuragao do percentual de conteudo regional", informou o 

governo no decreto. 

A lem do mais, a publicagao desse decreto levanta o quest ionamento acerca 

de sua consti tucional idade ja que o Art. 153, paragrafo unico da Consti tuigao Federal 

autoriza que o Executivo a trate somente de redugao de al iquotas e nao de 

majoragoes. Como foi tratado. Se forem atendidos todos os requisitos, os veiculos 

nacionais cont inuarao com a mesma tributagao que vigia antes do Decreto e os 

veiculos importados pagarao m a i s 1 5 7 . Desse modo: 

Para manter o atual nivel de IPI, porem, as empresas tambem devem 
desenvolver, pelo menos, seis de 11 atividades no pais determinadas pelo 
governo. As 11 atividades listadas pelo decreto presidencial sao: 
montagem, revisao final e ensaios compativeis; estampagem; soldagem; 
tratamento anticorrosivo e pintura; injecao de plastico; fabricacao de 
motores; fabricacao de transmissoes; montagem de sistemas de diregao, de 
suspensao, eletrico e de freio, de eixos, de motor, de caixa de cambio e de 
transmissao; montagem de chassis e de carrocerias; montagem final de 
cabines ou de carrocerias, com instalacao de itens, inclusive acusticos e 
termicos, de forragao e de acabamento; e producao de carrocerias 

1 5 6 MANEIRA, Eduardo. Decreto que aumenta aliquota de IPI e inconstitucional. Disponivel em: 
<http://www.conjur.com.br/2011-set-22/decreto-majora-aliquota-ipi-veiculos-inconstitucional>.Acesso 
em:05 out. 2011. 
1 5 7 MANEIRA, Eduardo. Decreto que aumenta aliquota de IPI e inconstitucional. Disponivel em: 
<http://www.conjur.com.br/2011-set-22/decreto-majora-aliquota-ipi-veiculos-inconstitucional>.Acesso 
em:05 out. 2011. 
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preponderantemente atraves de pecas avulsas estampadas ou formatadas 
regionalmente 1 5 8. 

Tudo isso evidencia que o Brasil nao possui de fato uma industria 

automobil ist ica nacional apropr iadamente falando, mas sim empresas mult inacionais 

que atraidas diante os inumeros incentivos publicos sob todos os aspectos ofertados 

favoreceram a que essas empresas aqui se instalassem e aprovei tando-se dos 

inumeros beneficios advindos com sua instalagao. O que de fato pouco mudou sob 

uma analise por parte do consumidor e que ele e quern continua arcando quando na 

compra de seu automovel por um prego superior ao prego praticado em outros 

paises ainda quando se trata de polit icas normais de comercio, que se complementa 

agora com essa postura f lagrantemente anti-competit iva e protecionista adotada o 

que deixa claro que a defesa da concorrencia tanto do Mercosul quanto a prevista 

na legislagao brasileira, objetiva nao garantir a livre concorrencia entre as empresas 

mas sim proteger uma gama de empresas que exploram todos os beneficios do 

territorio nacional vendendo carros com baixa tecnologia e a um mesmo tempo 

possui um grande protegao do poder publico. 

Cumpre ainda frisar a recente decisao do STF ( Supremo Tribunal Federal) 

que em votagao unanime suspendeu a vigencia do Decreto 7 .567/2011, haja, vista o 

vicio de inconstitucionalidade detectado ao prever o mesmo como inicio de sua 

val idade o prazo de apenas 60 dias quando na norma constitucional de acordo com 

o artigo 150, inciso III, al inea "c", que impede Uniao, estados e municipios de cobrar 

tr ibutos "antes de decorridos 90 dias da data e que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou a u m e n t o u " 1 5 9 . 

MARTELLO, Alexandra Decreto presidencial regulamenta aumento do IPI para carro importado Decreto 
7.567 foi publicado no 'Diario Oficial da Uniao' desta sexta. Medida tern por objetivo proteger a industria 
automobilistica nacional. Disponivel em:<http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/09/decreto-
presidencial-regulamenta-aumento-do-ipi-para-carro-importado.html>. Acesso em: 11 out. 2011. 
1 5 9 Por votagao unanime, o Plenario do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta quinta-feira 
(20), a vigencia do Decreto 7.567/2011, que aumenta a aliquota do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para automoveis importados e reduz a aliquota desse imposto para os 
fabricados no pais. O decreto fica suspenso ate que tenha transcorrido o prazo de noventa dias da 
publicagao da norma. A decisao foi tomada em medida liminar concedida na Agao Direta de 
Inconstitucionalidade 4661, ajuizada pelo partido Democratas e relatada pelo ministro Marco Aurelio. 
O Plenario, em apreciagao da medida cautelar, suspendeu a eficacia do artigo 16 do referido decreto, 
que previa sua vigencia imediata, a partir da publicagao (ocorrida em 16 de setembro deste ano). Isso 
porque nao foi obedecido o prazo constitucional de 90 dias para entrar em vigor, previsto no artigo 
150, inciso III, letra c, da Constituigao Federal (CF). Oito dos nove ministros presentes entenderam 
que, por ser a vigencia do decreto flagrantemente inconstitucional, a suspensao deve ocorrer desde a 
sua publicagao. Ja o relator, ministro Marco Aurelio, votou pela suspensao somente a partir do 
julgamento. Ele argumentou que o DEM nao pediu liminar para reparar dano, mas sim para prevenir 
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risco ao contribuinte. No entendimento do ministro Marco Aurelio, essa questao da vigencia ex-tunc 
(desde a publicagao do decreto) ou ex-nunc (ja a partir de agora) somente deveria ser decidida por 
ocasiao do julgamento de merito da agao. Embora o IPI figure entre os impostos que podem ser 
alterados sem observar o principio da anualidade - ou seja, cuja criagao ou alteragao nao pode entrar 
em vigor no mesmo ano de sua criagao ou alteragao -, esse tributo nao foi excluido da noventena 
(prazo de 90 dias para entrar em vigor sua alteragao). Isso porque o artigo 150 da CF, em seu 
paragrafo 1°, nao excluiu o tributo dessa obrigatoriedade.Alegagoes Na ADI 4661, o DEM alega 
ocorrencia de violagao direta ao artigo 150, inciso III, alinea "c", que impede Uniao, estados e 
municipios de cobrar tributos "antes de decorridos 90 dias da data e que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou". Para o partido, embora o texto constitucional fale em "lei", isso nao significa 
que a instituigao ou o aumento de tributos por decreto nao esteja sujeita a espera nonagesimal. "Nao 
e essa, obviamente, a correta abrangencia que deve ser conferida ao ambito de protegao da garantia 
fundamental da irretroatividade da instituigao ou majoragao de tributos", argumenta. O partido politico 
pediu liminar para suspender imediatamente os efeitos do Decreto 7.567/11 e lembrou que o proprio 
governo reconheceu que o aumento do IPI resultara em uma elevagao de 25% a 28% no prego do 
veiculo importado ao consumidor. "A concessao de medida cautelar mostra-se imperativa diante das 
circunstancias acima narradas, pois os prejuizos advindos da aplicagao imediata dos dispositivos 
impugnados resultarao, fatalmente, em severas perdas economicas para os contribuintes afetados 
pela medida, com risco concreto de inviabilizagao de seus negocios", observa. Desnacionalizagao O 
advogado-geral da Uniao, Luis Inacio Adams, alegou que o IPI e um tributo regulatorio para ser 
usado em associagao a eventos nacionais e ate internacionais e que o Decreto-Lei (DL) 1.191/1971 
autorizou o Poder Executivo a reduzir suas aliquotas a zero; majora-las, acrescentando ate 30 
unidades ao percentual de incidencia fixado na lei, e, ainda, alterar a base de calculo em relagao a 
determinados produtos, podendo, para esse fim, fixar-lhes valor tributavel minimo. Essas disposigoes 
foram previstas pelo DL mencionado para "quando se torne necessario atingir os objetivos da politica 
economica governamental, mantida a seletividade do produto", ou, ainda, para "corrigir distorgoes". E 
foi justamente essa situagao que levou o governo a editar o decreto combatido pelo DEM, segundo 
Luis Inacio Adams. De acordo com ele, no periodo de Janeiro a agosto deste ano, a balanga 
comercial do setor automotivo atingiu um deficit de R$ 3 bilhoes, sendo que somente em agosto o 
deficit alcangou R$ 548 milhoes. Isso decorreu do fato de que, somente de agosto para setembro 
deste ano, a venda de automoveis importados no pais cresceu 3%, o equivalente a todo o 
crescimento registrado por este segmento no ano passado. Ainda segundo Adams, a participagao 
dos veiculos importados no Brasil cresceu de 4,7%, do total vendido em 2005, para 23,52% em 2011. 
Segundo ele, esse desequilibrio foi motivado pelos automoveis procedentes da Asia. Conforme dados 
por ele citados, desde 2005 a participagao dos carros coreanos cresceu 4.100% e a dos chineses, 
1.250%, e isso num cenario de crise internacional. Tal situagao, conforme observou, traz serios riscos 
de desnacionalizagao a industria automobilistica brasileira, exigindo do governo um exercicio 
regulatorio para conte-la .Votos O relator da ADI, ministro Marco Aurelio, entretanto, observou que o 
artigo 150, paragrafo 1°, da Constituigao Federal (CF) nao excepcionou o IPI da noventena. E essa 
anterioridade, segundo ele, e uma garantia do contribuinte contra eventual excesso tributario do 
Poder Publico. Esse principio da anterioridade somente pode ser alterado com mudanga expressa da 
Constituigao. Um ato infralegal, como o decreto presidencial, nao pode alterar a CF. Com ele 
concordaram os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lucia, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto, 
Gilmar Mendes e Celso de Mello. O ministro Gilmar Mendes observou que "seria privilegio excessivo 
no poder de tributar" permitir ao Poder Executivo violar a lei alterando o IPI com vigencia nao prevista 
na CF. No mesmo sentido, o ministro Celso de Mello advertiu para o risco de desvios constitutionals 
do Poder Executivo "gerarem efeitos perversos na relagao com os contribuintes". Por seu turno, o 
presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, destacou que a previsibilidade da tributagao e um direito 
fundamental do proprio contribuinte. Suspensa vigencia de decreto que alterou aliquotas do IPI sobre 
automoveis. Disponivel em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=192030>. Acesso em:21 out. 

2011. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=192030
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5 C O N C L U S A O 

O presente trabalho objetivou apresentar questoes importantes e bastante 

debat idas no dias atuais como a globalizagao, as polit icas economicas e comerciais 

mundiais, e o regionalismo economico que se materializa mediante a formagao de 

blocos economicos regionais tais como: A Uniao Europeia, e, em especial o 

Mercosul . Como ponto central de discussao foi abordado a defesa da concorrencia, 

anal isando os instrumentos pelos quais ela se apresentam nas relagoes comerciais 

internacionais como as medidas antidumpings, medidas compensator ias e as 

medidas de salvaguarda. Questoes essas de extrema importancia haja vista a 

grande preocupagao da OMC e dos paises da manutengao de uma concorrencia 

livre e justa propiciando igualdade de condigoes para todos os seus part icipantes. 

Ao se propor a estudar a defesa da concorrencia no comercio internacional e 

regional se faz necessario, mais do que uma simples analise de tratados e normas 

de direito internacional e legislagoes nacionais, uma analise do contexto historico e 

economico em que essas polit icas foram praticadas. Em virtude disso, o presente 

trabalho buscou ressaltar a importancia do conhecimento, estudo, apl icagao e 

desenvolv imento defesa da concorrencia como um todo, uma vez que envolve nao 

apenas o direito mas tambem relevante questoes economicas e sociais. 

Ao enfatizar a importancia do desenvolvimento de uma cultura de defesa da 

concorrencia no Mercosul e no Brasil foi evidenciando um fato atual, qual seja o 

aumento do IPI por parte do governo sobre automoveis nao produzidos no Brasil e 

paises integrantes do Mercosul e Mexico. O Brasil t radicionalmente protegeu as 

industrias instaladas em territorio nacional, apesar da grande maioria nao ser de 

capital nacional. Um historico de pais protecionista se f irma ainda mais com tal 

posigao polit ica de adotar a referida conduta. Desse modo, o Brasil se mostra como 

um eximio apl icador das normas elencadas no Protocolo de Fortaleza, mesmo que 

de forma implicita, protegendo de forma desnecessaria empresas mult inacionais que 

se instalam no pais e usufruem de todo tipo de benesses, como as isengoes f iscais 

que o governo oferece. Empresas estas que, alem de todos esses benef ic ios, 

pressionam o governo para que adote medidas protecionistas e anti-competit ivas 

que abalam a livre concorrencia internacional. Ao utilizar o regime automotivo 

brasileiro como um ponto de referenda no estudo da defesa da concorrencia o 
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mesmo se mostra como um assunto de grande relevancia e de interesse crescente 

no cenario economico atual ja que possivelmente sejam estas condutas 

responsaveis por al imentar os grandes lucros auferidos por empresas mult inacionais 

que se hospedam no pais e pouco contr ibuem para o progresso nacional e quern 

area por todas essas condutas e o cidadao que precisa desembolsar boa parte de 

seus rendimentos para so assim poder adquirir seu meio de locomogao. 
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