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Tema atual, a integracao econernica no 
piano internacional vem suscitando debates 
freqiientes. Particularmente no c as o da 
ALALC, onde os sucessos registrados sao 
modestos ate mesmo dentro do simples con-
texto de area de livre comercio. Valem, por-
tanto, algumas considera0es sobre o assun-
to, que esta a requerer atencao crescente 
por parte de nossos estudiosos. 

Aspectos teOricos da integracao 

Recorrer a bibliografia para abordar o 
tema "integracao econornica regional" nao 
traria maior rendimento. Nao importa esta 
afirmativa em negar valor e importancia aos 
trabalhos existentes. Traduz, apenas, o en-
tendimento de que o tema a pouco propicio 
a especulacao teerica, dado o fato de depen-
der a integracao, em larga margem, das con-
di0es reais e peculiares das economias ou 
regiEles que a ela se dispOem. Como conse-
qtiencia, sao escassos, embora densos, os es-
tudos existentes. 

Do ponto-de-vista academic°, urn movi-
mento de integracao teria que partir, desde 
logo, da veiha questa° dos custos compara-
tivos, hoje algo combalida. Seria dificil, por 
exemplo, admitir, em qualquer movimento 
tendente a especializacao de trabalho e pro-
ducao, que se principiasse por reservar 
determinados paises um avanco major no 
setor secundario da economia. Se a regiao 
que se integra passasse a constituir uma 
economia "fechada", isto é, sem relacoes 
corn o resto do mundo, essa distribuicao de 
atividades poderia ser menos dificil na me- 
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dida em que a politica econemica do con-
junto permitisse, e mesmo assegurasse, uma 
equitativa relacao de trocas ou urn movi-
mento financeiro compensaterio aqueles se-
tores regionais contra os quais se voltasse a 
relacao de precos. Mas, permanecendo "a-
berta" a economia regional (que decide in-
tegrar-se) a questa() torna-se muito mais 
dificil, em funcao das relacoes de cada area 
(ou pais) corn o resto do mundo. 

Seria problematic°, por outro lado, pen-
sar-se, como premissa valida para orientar 
um movimento de integracao, em custos 
comparativos dentro da area em relacao a 
economia mundial. Eliminadas as barreiras 
internas do intercambio, mudangas significa-
tivas se processam nas escalas de producao, 
de sorte que a estrutura economica preexis-
tente pode apresentar mudangas tambem sig-
nificativas, precipuamente em funcao de no-
vas fun0es de producao e maiores oportu-
nidades de investimento. Essas modifica0es, 
no entanto, nao ocorrerao apenas como re-
sultado da posicao econiimica da area que 
se integra, mas sim guardando relacao corn 
a posicao externa de cada sub-Area no inter-
cambio mundial. 

Ocorre ainda que, na presente quadra, o 
avanco extraordinario das ciencias aplicadas 
e da tecnologia logram alterar, bruscamente, 
as condicOes reais de participacao dos diver-
sos fatOres no process° ,  de producao. Torna-
se, dessa forma, muito problematic° definir 
ou mensurar, no tempo, uma posicao corn-
parativa de custos. Meihor seria, portanto, 
raciocinar em termos de oportunidades. 

Vencida a premissa dos custos relativos, 
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conviria examinar se seria valida a tese de 
constelagao de fatOres como elemento de 
orientagao para uma integragao econOmica. 
Cumpriria, desde logo, qualificar o conceito 
de fatOres no caso. Evidentemente, eliminar-
se-ia o aspecto do mercado, de vez que, por 
definicao, a integragao partiria do postulado 
do mercado -Calico. Nesse caso, a constelacao 
de fatOres restringir-se-ia a terra, capital, 
trabalho, tecnica e capacidade gerencial. Para 
que fosse valid°, porem, o principio da cons-
telacao, haveria que eliminar capital, tecnica 
e capacidade gerencial, fatOres que podem 
ser de importacao numa economia "aberta". 
Na verdade, pois, o principio da constelagao 
se cingiria ao binamio terra-trabalho. 0 fa-
tor terra teria que ser desdobrado em solo 
e sub-solo e o fator trabalho em disponibi-
lidade segundo o grau de especializacao. 
Para presidir a urn movimento de integra-
cao, o principio da constelacao de fatOres 
teria validade no caso da producao primaria 
— terra (solo e sub-solo) — sendo que, no 
caso da economia do solo — agricultura — 
o principio teria de condicionar-se a influ-
encia dos custos de transportes. Restaria, 
pois, a producao de sub-solo, esta sim, vá-
lida, por eliminatOria. A questa° da mao-de-
obra ou fator trabalho nao pode ser tam-
pouco encarada de forma absoluta, pelo fato 
de existir hoje imameras (e cambiantes) 
combinagOes tecnolOgicas sob os principios 
de "capital-saving" e "labor-saving". Per-
maneceria util, porem, o principio da quali-
ficacao do fator trabalho, pelo menos como 
elemento restritivo a determinados avancos 
setoriais na producao secundaria 

0 principio da constelagao de fatOres 
nao é, portanto, valid° para orientar urn 
movimento de integragao. A disponibilidade 
de recursos naturais pode ser urn elemento 
indicativo, como o pode ser tambem o grau 
de qualificagao do fator trabalho, mas nao 
mais do que na condicao de indicadores de 
posicOes favorecidas, e de modo relativo, 
para desenvolvimento setorial. 

Saindo do campo da especulacao teOrica 
pura, conviria examinar a integragao de urn 
angulo menos especulativo, considerando o 
fato de que integragao alguma pode pro-
cessar partindo apenas de potencialidades. 
Partem necessariamente de economias corn 
setores instalados e que ostentam graus di-
versos de desenvolvimento. Nessa linha de 
raciocinio, o primeiro ponto a considerar  

a questa°,  do capital fixo instalado (e res-
pectiva manutencao) e sua participagao na 
formagao do Produto Intern. Ao longo de 
urn movimento de integragao a posicao 
asses investimentos so pode apresentar tres 
comportamentos: a) manutencao de nivel 
ou a expansao, se as economias que se in-
tegram nao apresentam, nos setores respec-
tivos, urn rendimento (ou produtividade) 
mais amplo; b) estagnagao, corn defesa da 
Renda setorial, se contraria kir a realidade 
e; c) absorcao ou extingao, se outros fOrem 
os setores da economia em que esteja insta-
lado determinado capital fixo corn maiores 
perspectival ou oportunidades dentro da 
area que se integra. Qualquer das tees hi-
pOteses pode ocorrer; ou ate mesmo as tres 
podem ocorrer numa economia dada, que 
participa de urn movimento de integragao. 
Dai a complexidade do fenOmeno. Os fluxos 
de investimento e desinvestimento que, por 
efeito maior da integragao, podem ocorrer 
no interior da area que se integra e ate mes-
mo dentro de cada uma das economias em 
integragio, nao obedecem exclusivamente a 
razOes econOmicas e nao podem, em geral, 
conditioner-se a agao das chamadas fOrgas 
de mercado, dados os efeitos e impactos so-
ciais e politicos que podem acarretar se vie-
rem a promover alteragOes bruscas e pro-
fundas. E nao se trata apenas de configurar 
os problemas caracteristicos de desinvesti-
mento e de investimento, mas, tambem, os 
de deslocamento de inversOes. No primeiro 
caso — desinvestimentos — a questa() resu-
me-se na absorcao social dos fatOres libera-
dos; no segundo — investimentos — na dis-
ponibilidade de fatOres combinaveis e no ter-
ceiro — deslocamento — na maior ou menor 
flexibilidade de ajustamento dos fatOres em 
transit° setorialmente. 

De nao menor complexidade sao os pro-
blemas resultantes da estrutura das econo-
mias que se integram. Se, tomando o con-
junto de paises, a estrutura dessas economias 
se dividisse claramente em economia prima-
ria e secundaria, isto é, se em algumas a pro-
jecao da producao primaria na formagao do 
Produto Bruto fOsse absoluta e em outras 
fOsse absoluta a projecao do setor secunda-
rio, o problema, do ponto-de-vista econemi-
co, seria bem mais simples, restringindo-se a 
relagao de trocas; nao obstante, poderiam 
advir sempre questOes politico-sociais liga-
das a recusa de uma dependencia absoluta 
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do setor agrario ou agro-mineral. Partindo-
se, porem, de estruturas nao claramente di-
vididas, as dificuldades econOmicas crescem 
sobremaneira, inclusive pelo alto grau de 
preservacao que naturalmente impOe uma 
estrutura industrial instalada, por mais ru-
dimentar que seja. 

Os desniveis de renda "per capita" den-
tro da area que se integra constituem, igual-
mente, urn problema de imensa complexi-
dade. Quando o nivel de renda "per capita" 

mais ou menos uniforme, a integragao, 
desde que nao provoque desequilibrio ou 
perda de posicao relativa, pode processar-se 
mais suavemente, sobretudo se proportional 
(como 6 admissivel) uma melhoria do con-
j unto. 

Quando discrepam os niveis de renda 
"per capita", porem, a integragao tende a 
tornar-se mais complexa, pelas expectativas 
que se formam, de correcao ou reducao das 
discrepancias. E diferengas sensiveis de ren-
da "per capita" refletem diferengas de opor-
tunidades — em funcao da constelagao de 
fatOres, inclusive mercado — fato condicio-
nante das perspectival dentro da area que se 
integra. Nesses casos, os movimentos natu-
rais de integragao esbarram corn a recusa 
em aceitar como dada a posicao relativa 
preexistente, sem que a integragao, como tal, 
possa corrigir de imediato os desequilibrios 
dominantes. 

Verifica-se, portanto, que a questao da 
integragao econOmica nao pode pautar-se 
apenas por principios de economia pura, nem 
pode fugir a realidade econOmica da area 
que se dispOe a um movimento de integra-
gao. Existem, ademais, diversos outros fa-
tOres de influencia decisiva sare um mo-
vimento de integragao — os sistemas de 
transporte, as politicas econOmicas em vigor, 
as relaciies econOmicas corn terceiros e as 
formas de vida social e politica das diversas 
coletividades que se empenhem num movi-
mento de integragao. 

Acresce, ainda, que urn movimento efe-
tivo de integragao so se pode processar com 
base no livre comercio. A liberacao do in-
tercambio pode provocar, por si mesma, se-
torialmente, desajustamentos sensiveis de 
curto prazo em uma ou mais de uma das 
estruturas que se integram. Nesse particular, 
jogam papel importante a rigidez da oferta, 
condicionada pela insuficiencia de terra a-
gricultavel (no setor primArio) e pela au- 

sencia de sobras na capacidade instalada 
(setor secundario). No primeiro caso, o dis-
barbio se processa atraves de uma alta. de 
precos e custos da producao agricola, corn 
dois efeitos subseqiientes: pressao inflacio-
nAria interna na economia produtora dos 
bens passiveis de demanda subitamente am-
pliada, e perda das oportunidades de mer-
do dentro da propria area. No segundo caso, 
alem de beneficios maiores aos produtores 
(deslocamento social de Renda), poderA o-
correr, de pronto, urn desvio no fluxo interno 
de investimentos (ou capitais escassos) sem 
que isso corresponda ao ritmo de composi-
cao que seria de desejar face a area como 
urn todo. 

Esses dois fenOmenos sao validos para 
indicar que aos ajustamentos de longo prazo, 
inerentes ao processo de integragao, antece-
dem ajustamentos de curto prazo, que po-
dem ter efeitos contra-producentes, ou pelo 
menos contrarios, aos objetivos econOmicos 
vizualizados pela integragao. 

Numa integragao entre areas de elevada 
renda "per capita", a admissivel supor que 
aos cambios de estrutra produtiva sucedam 
migragOes de capital e bracos entre os paises 
que se integram econOmicamente. asses mo-
vimentos, ao ocorrerem, sao corretivos dos 
desajustamentos de curto prazo, na medida 
em que sejam intensos e rapidos. 0 meca-
nismo nao tende a confirmar-se, no entanto, 
em paises de baixa renda "per capita". Im-
pedem-no a insuficiencia relativa de fatOres, 
essencialmente de capital. Em estruturas 
demogrAficas densas, a previsivel ocOrra o 
deslocamento de bracos; mas esse tenders 
a agravar os desajustamentos de curto pe-
riodo, funcao da ausencia de qualificagao 
tecnica e da rigidez da estrutura agraria, em 
geral predominantes em areas subdesenvol-
vidas. 

HA, finalmente, o que se poderia denomi-
nar de efeito reflexivo de mercado. A dife-
renca de dimensOes entre as economias que 
se dispOem a integragao tern efeitos suces-
sivos e contraditorios. Vis-a-vis a urn mer-
cado menor, o mercado maior oferece, de 
imediato, oportunidades novas aquele, corn-
parecendo, assim, em tese, no movimento de 
integragao, como o concedente de expectati-
vas ou oportunidades. Mas, esse mercado 
e igualmente capaz de maior diversificagao 
estrutural, de sorte que ao mesmo tempo 
em que, absorvendo producao do mercado 
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menor, leva a este a condensagao de sua 
estrutura produtiva, alcanca-o em diversos 
outros setores de sua prOpria produgao. A 
continuidade do processo tende a transfor-
mar a economia de menor escala — menos 
favorecida de fa -tares — em satelite da 
economia maior, ou, se quizermos usar a 
linguagem tecnica, em economia dependente 
e semi-reflexa. A transferencia do centro 
de decisOes nao a percebida num primeiro 
instante. A medida, porem, em que a de-
pendencia aumenta e enrigesse (sem que 
as condigiies ou potencialidade facultem con-
veniente elasticidade de oferta) as reagoes 
econamicas e sociais se desenvolvem, com 
severas perturbacaes no prOprio movimento 
de integraga.o. 

De urn ponto-de-vista meramente espe-
culativo, seria ampla a serie de problemas 
a explorar num movimento de integragao. 
Faria, porem, pouco sentido, estabelecer urn 
elenco de principios para equacionar tais 
problemas ou para delimitar urn campo ana-
litico em relacao ao qual se tentasse confi-
gurar ou preestabelecer postulados basicos 
que servissem de parametro para orientar o 
movimento concreto de integragao. Como 
principios sao valiclos os indicadores de que: 
a) a mudanga de dimensOes de mercado pode 
concorrer para mudanga de escala nas pro-
dugOes; b) esse fenameno permitira melho-
res niveis gerais de rendimento e, portanto, 
aceleragao no ritmo de crescimento do Pro-
duto Territorial; c) a despeito dos obstaculos 
— institucionais, economicos e sociais — a 
enfrentar, podera ocorrer sensivel beneficio 
na especializagao setorial; d) em escala mais 
reduzida, o dilatamento do mercado regional 
podera propiciar menor reflexidade do con-
junto ern relagao a terceiras economias. 

De pouco adiantaria qualquer inferencia 
mais ambiciosa. A conformagao de urn mo-
vimento de integragao sera pautada e gra-
duada pela capacidade de conduzir os ajus-
tamentos de curto prazo e as adequagiies 
que o movimento naturalmente requer. 

As realidades de um movimento de 
integracao 

A primeira realidade a considerar e a 
estrutura economica da area que se integra. 
A rigidez ou inflexibilidade em termos de 
fatares disponiveis, os niveis de tecnologia 
prevalescentes e o grau de utilizacao dos  

fatOres empregados, sao os pontos basicos a 
examinar. A rigidez ou flexibilidade a dada 
pela disponibilidade e pelo balanco de re-
cursos. A escassez acentuada de qualquer 
dos fateres basicos pode determinar sensivel 
amortecimento no ritmo da integragao, ou 
mesmo distorsoes violentas dentro da area, 
corn severos impactos econamicos, sociais e 
politicos sabre o sistema como urn todo. 0 
desequilibrio no balango de recursos pode 
gerar perturbagiies se inexistir ou se for 
modesto o grau de mobilidade dentro da 
area. 0 balanco de recursos é, pois, urn dado 
relevante para a orientagao do processo de 
integracao e sua modulacao. 

Os niveis de tecnologia prevalescentes 
condicionarao a mudanga de dimensOes da 
oferta. Rsse aspecto adquire projecao parti-
cular no caso do setor secundario das eco-
nomias em integracao. A existencia de indi-
ces elevados de tecnologia industrial pode 
facultar opgiies ao conjunto de paises que se 
integram econamicamente. A inexistencia, 
pode neutralizar a influencia da integragao 
sabre o elasterio da producao ou criar urn 
sistema emulativo na importagao de tecnolo-
gia de fora da area. 

O grau de utilizacao dos fatores disponi-
veis a dado pelo binomio "capacidade insta-
lada e seu regime de produgao e fungoes 
de produgao". A utilizacao plena da capaci-
dade instalada, se existir, pode ser obsta-
culo a ampliagao efetiva de mercado, ou 
gerar pressOes inflacionarias, forgando, si-
multaneamente, a taxa de investimento de 
modo abrupto, corn press -6es sabre o balanco 
de pagamentos em relacao a terceiros paises. 
As funcOes de produgao podera estar repre-
sentando uma utilizac,ao dada dos faterres ou, 
o que e o mesmo, uma combinagao dada de 
fatares, cujo rompimento, por pressao da 
ampliagao do mercado, pode gerar rupturas 
econamicas e sociais, as mais delicadas. 

No movimento de integragao, a rigidez 
ou flexibilidade da estrutura econamica tern 
reflexos acentuados. Nesse particular, con-
vem focalizar a questao da oferta de traba-
lho. Numa situagao de forte pressao de mao-
de-obra, os requisitos normais seriam os de 
uma orientagao "capital-saving", em que, 
implicitamente, o use do fator trabalho fosse 
o mais intenso possivel. 

Os movimentos de integragao que se 
processam no momento atual — EFTA, 
MERCADO COMUM, COMECON, ALALC, 
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CENTRO-AMERICA — tem caracteristicas 
diferentes entre si e nao podem servir, qual-
quer deles, de exemplo ou de experiencias 
das quail se retirem ensinamentos validos 
para aplicagao aos demais. 

A integragao centro-americana se fere 
entre economias primarias, quase totalmente 
dependentes da monocultura, e de modestas 
dimensOes. Poder-se-ia mesmo afirmar tra-
tar-se de uma so extensio e de uma so eco-
nomia, politicamente compartimentalizada. 
A tarefa precipua consiste em consertar os 
postulados de politica econOmica db conjun-
to, de maneira a possibilitar uma programa-
cao harmonica, tambem de modestas 

que propicie urn determinado nivel de 
industrializacao da area e que obed'ega ao 
principio da selecao de atividades. Como essa 
industrializacao, por condicOes naturais, nao 
pode ser intensa, nem ultrapassar a deter-
minados limites ou grau de complexidade, a 
tarefa imposta ao conjunto, sob os auspicios 
da denominada integracao, a bastante rela-
tiva. 

Totalmente diverso e o caso do Mercado 
Europeu, que basicamente se forma abran-
gendo Raises desenvolvidos, de alta densi-
dade industrial e de semelhantes condigOes 
de competicao no setor secundario da eco-
nomia. A divergencia ou diferenciacao mais 
pronunciad'a reside no setor agricola, onde 
as condigOes naturais nao favorecem uma 
producao em bases econOmicas capazes, no 
pertinente a diversos itens, de suportar a 
competencia de terceiros. A questa° da in-
tegragao teve, assim, que afeicoar-se a essa 
realidade, ostentando uma certa automati-
cidade no que se refere ao setor industrial, 
defendido contra terceiros por barreiras ta-
riferias relativamente modestas, mas alta-
mente protecionistas no que concerne ao se-
tor agricola, que merece ate mesmo trata-
mento de nivelacao entre os prOprios parti-
cipantes da Comunidade. 

A estrutura econOmica dos signatarios do 
Tratado de Roma e o elevado nivel de renda 
"per capita" que ostentam, corn razoavel 
grau de formagao interna de poupangas, pro-
piciou a instituicao de instrumentos finan-
ceiros habeis para suportar os desinvesti-
mentos que a formacao do grand'e mercado 
poderia acarretar. Esse fator relevante, e 
mais a grande disponibilidade de tecnologia, 
permitiram fazer descansar sObre os elemen-
tos tarifarios o processo gradual de integra- 

cao. A questa° dos paises associados (ex-
colOnias) obedece mais a vinculagOes poli-
ticas do que a rathes econOmicas. 0 meca-
nismo de associacao desses paises a Comu-
nidade EconOmica Europeia se constitui, na 
verdade, num corpo algo estranho ao pro-
cesso de integragao dos denominados "Seis". 

Seria realmente dificil pensar-se em in-
tegragao na Associagao Europeia de Livre 
Comercio. Trata-se de uma iniciativa que 
visa mais de perto a fomentar o comercio 
reciproco, do que chegar a uma remodelagao 
de estruturas ou a uma redistribuicao de 
fatOres de producao. Nesse sentido, convem 
destacar que do Tratado de Estocolmo fica-
ram a parte os produtos agricolas, mantendo 
os signatarios, quanto ao setor industrial, 
suas barreiras tarifarias prOprias em relacao 
a terceiros, enquanto as eliminam entre si. 

Diferente parece, tambem, o quadro, no 
seio do COMECON. Ali, a integragao a pro-
gramada dentro do context° global de eco-
nomias totalmente controladas pelo Estado. 
E economias onde o nivel do consumo 
funcao do esfOrco de investimento progra-
mado. E, ademais, urn processo de integragao 
que se desenvolve mediante a disciplina di-
reta das relagOes econOmicas corn terceiros 
paises e sob um esquema de equilibrio de 
contas que, em principio, prevalesceria ate 
mesmo entre os paises membros do prOprio 
COMECON. 

Nenhum desses tres exemplos pode ser 
valid°, em termos de fundo e de processo, 
para oferecer ensinamentos aplicaveis a for-
maga° ou a conformagao do processo de in-
tegracao dos paises membros da Associacao 
Latino-Americana de Livre Comercio. 

No caso dos paises da ALALC, o pano-
rama a bastante mais complexo. Ha signifi-
cativas diferencas de estruturas econOmicas 
entre os signatarios ou aderentes do Tratado 
de Montevideu. Entre eles, a evolugao do 
setor primario nao a simetrica, existindo, 
porem, severa competicao em diversos seg-
mentos desse setor. Essa competicao dificulta 
a integragao tanto do ponto-de-vista da es-
pecializacao do trabalho no setor primario, 
quanto da participacao desse setor na corn-
posicao do setor externo dos diversos paises 
da Associagao. A integragao no setor agricola 
demanda, assim, cuidados particulares, muito 
especialmente corn a questa() dos desinvesti-
mentos. Nao apenas no caso da producao 
agro-pecuaria esse problema se coloca. Tarn- 

RFVISTA DO BNDF 	 171 



bem, embora em menor grau de intensidade, 
no setor da produgaa mineral como urn todo. 

A evolucao industrial na regiao proces-
sou-se, igualmente, de maneira assimetrica. 
Nao obstante ser menos importante, nesse 
caso, a questao dos desinvestimentos, ainda 
assim em determinados ramos da produgao 
secundaria registrou-se avango paralelo, que 
agora dificulta a marcha da integragao, so-
bretudo fungao de dois grandes problemas: 
a) impossibilidade, por escassez, de suporte 
financeiro (capital destinado a compensar 
deslocamento de atividades) e b) significati-
va importancia dos bens industrializados de 
consumo no balanco de contas dos paises da 
regiao, mesmo entre si. 

Essas diferengas de estrutura e de evolu-
gao parecem, pelo menos aparentemente, di-
ficultar medidas globais ou genericas ten-
dentes a fomentar o processo de integragao. 
Globais ou genericas quer em termos de 
paises, quer em termos economicos. A rea-
lidade na America Latina parece indicar 
que a integragao so podera avangar mediante 
medidas menos gerais e mais afeicoadas a 
pares de paises e a setores econamicos, o 
que, por si, constitui problema de complexa 
e dificil solucao. 

Existem, ainda, entre os paises da Asso-
ciacao Latino-Americana de Livre Comercio, 
diferencas profundas de politica comercial e 
de politica monetaria. Tanto por farga das 
realidades economicas, sociais e politicas de 
cada pais, quanta pelo grau de dependencia 
que sofre cada urn deles do setor externo. 
Essas diferencas de politica comercial e mo-
netaria geram dificuldades apreciaveis. Do 
ponto-de-vista da formacao da area, impe-
dem que o mecanismo de liberagao de gra-
vames funcione a contento, ja que anulam 
em larga margem os efeitos promocionais de 
comercio que se porfia corn o mesmo. Do 
ponto-de-vista de uma integragao regional, 
nao propiciam a esquematizagao de ativida-
des ou a programacao corn um sentido 
multi-national. 

Diferente é, tambem, dentro da Associa-
cao, o exercicio dos instrumentos de politica 
econamica e bem assim a concepcao que 
preside a esse exercicio. Em alguns paises 
o instrumento aduaneiro desempenha papel 
relevante na politica comercial; em outros 
nao, descansando a orientagao comercial sa-
bre contrales diretos e administrativos. 0 
prOprio instrumento tarifirio entre os di- 

versos paises que o exercitam discrepa sen-
slvelmente em estrutura, nivel de incidencia 
e conformacao tecnica. 

igualmente, diversa, a situacao que 
ostentam as membros da ALALC em relacao 
a terceiros. De um modo geral, a area como 
um todo depende acentuadamente de seu in-
tercambio corn terceiros paises; mas essa 
dependencia, sobretudo do 'Angulo das ex-
portag5es varia extraordinariamente, mar-
mente quanta a estrutura das pautas. Dessa 
dependencia sensivel e dessa diversa estru-
tura de exportacao, resulta dificil e diferente 
posicao das contas externas de cada urn dos 
paises que integram a Associacao. E a di-
versidade que se observa dificulta acentua-
damente a uniformizagao do tratarnento para 
corn terceiros e ate mesmo para dentro da 
area. 

E conveniente destacar ainda a configu-
racao geografica da regiao, que apresenta 
grandes vasios e, entre alguns dos Estados 
Membros, distancias a veneer, que nao po-
dem ser facilmente superadas por transpor-
ter internos ou terrestres. Esse fato faz re-
pousar sabre o transporte maritimo a distri-
buigao dos bens. Mas, esse tipo de transporte 
nao se desenvolve senao mediante significa-
tivo e regular volume de carga, o que ine-
xiste ante os modestos niveis de troca preva-
lescentes, excegao feita aos que se referem 
a uns dois ou tres paises da area. E um cir-
culo vicioso de dificil rompimento. 

Seria impossivel desprezar, para urn ra-
ciocinio sabre integragao economica entre os 
paises da ALALC, essas diversidades. Cor-
respondem a uma realidade em relacao a 
qual seria dificil encontrar formulas ortodo-
xas ou solucOes em forma tematica. Urn mo-
vimento de integragao na regiao deve, ne-
cessariamente, conformar-se as realidades 
econamicas, sociais e ate mesmo politicas 
dos paises da area, se o objetivo for a con-
secugao efetiva de u'a melhor racionalizacao 
no emprego dos recursos disponiveis. 

E conveniente consignar que, nos niveis 
atuais de renda e comercio, o conjunto de 
paises da ALALC nao oferece, coma mer-
cado, a cada urn dos Membros da Associagao, 
salvo algumas exceg5es (Paraguai e Equa-
dor), oportunidades semelhantes as que the 
oferecem terceiros mercados. Esse fato difi-
culta que as orientagOes econamicas vigo-
rantes em cada urn, considerem, de pronto e 
de modo mais profundo, a existencia da As- 
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3. 

sociagao como fator de conformagao das me-
didas de ordem monetaria, cambial ou mes-
mo de politica comercial. 

Existem, ademais, em alguns dos paises 
em referencia, situagOes regionais agudas, 
cuja evolugao requer urn conjunto de me-
didas assistenciais e promocionais que nem 
sempre se ajustam a letra e ao espirito do 
Tratado de Montevideu. Nesse particular, 
necessario ter presente que tais situagOes 
regionais apresentam aspectos a exigir, no 
caso de integragao regional, consideragao 
especial. Cite-se, como exemplo, a existencia 
de determinadas produgOes, em tOrno das 
quais gravita o complexo sOcio-econOmico 
regional. A abertura do mercado interno 
para produgOes similares alienigenas nao 
pode ocorrer de abrupto. Requer mesmo 
uma serie de preventivos ou compensagOes, 
de concretizacao lenta e de conformagao di-
ficil pelas prOprias realidades e insuficien-
cias da economia regional. 

Esse panorama de discrepancia entre os 
paises da ALALC induz a evidencia de que 
uma tentativa de integragao nao podera 
partir de modelos ou moldes para sua rea-
lizagao. Ha de ser urn movimento pragma-
tic°, cuidadoso, obediente as realidades so-
ciais, politicas e econOmicas de cada Pais, 
sem envolver, nos seus diversos estagios, urn 
ninnero muito amplo de setores ou de ins-
trumentos econOmicos. 

Por outro lado, parece sumamente dificil 
que tal movimento possa pautar-se rigida-
mente por uma programagao multinational. 
Deveria, sim, orientar-se inicialmente por 
uma programagao national, que em seu con-
texto fosse abrigando determinados elemen-
tos emergentes de metas tend'entes a facili-
tar a prOpria integragao regional. Ocorre, 
porem, que a prOpria pratica da programa-
gao global a imberbe nos paises da ALALC; 
e ao surgir, padece tanto da ausencia de boa 
tecnica, quanto das diferengas de concepgao, 
sem falar nas perturbagOes que se originam 
nos sistemas constitucionais-administrativos 
em vigencia. 

De um modo geral, portanto, seria im-
prudencia pensar-se em esquematizagOes ri-
gidas e modelares para uma integragao na 
ALALC. Esse fato, que a uma imposigao da 
realidade, torna-se, porem, bastante delicado 
quando se leva em conta que a experiencia 
esta demonstrando que a figura da area de 
livre-comercio comega a tropecar, em sua  

formagao, corn obstaculos de complexa re-
mogao. E vai indicando a necessidade de urn 
esfOrgo mais amplo, que leve a movimentos 
mais densos e profundos dos que os exigidos 
pela simples eliminagao de gravames 
farios ou monetarios). Ha portanto, todo um 
trabalho de cerebragao a fazer, na diregao 
de um efetivo rateio no emprego dos recur-
sos disponiveis dentro da area. 

0 Sentido da Integracao 

0 Tratado de Montevideu nao oferece ou 
estabelece instrumentos especificos, que pos-
sam ser exercitados para a realizagao de urn 
provimento de integragao. A rigor e urn Ato 
que demarca objetivos e que conforma corn-
promissos reciprocos a sombra dos quais 
poderao haver condigOes politicas para a 
adogao de medidas mais concretas. 

0 Tratado prev urn mecanismo para for-
maga° de area de Livre Comercio; e cataloga 
algumas medid'as de excegao. Nada mais; ou 
pouco mais. 

Do ponto-de-vista da integracao, contem-
pla, de modo sumario, a possibilidade de urn 
movimento no setor industrial. Mas, o faz de 
modo impreciso e atraves de urn mecanismo 
quase que indefinido em seu processo ope-
vacional. 

Os artigos 15, 16 e 17 compOem a referen-
cia do Tratado ao tema da "completamenta-
gao econOmica": 

"Articulo 15 — 

Para asegurar condiciones equita-
tivas de competencia entre las Partes 
Contratantes y facilitar la creciente 
integraciOn y complementation de sus 
economias, especialmente en el campo 
de la producciOn industrial, las Partes 
Contratantes procurarcin, en la medi-
da de lo posible armonizar — en e 1 

 sentido de los objetivos de liberaciOn 
del presente Tratado — sus regimenes 
def importaciOn exportaciOn, asi 
como los tratamientos aplicabies a los 
capitales, bienes y servicios proceden-
tes de fuera de la Zona." 

"Articulo 16 — 
Con el objeto de intensificar la in-

tegracion y complementation a que se 
refiere el Articulo 15, las Partes Con-
tratantes: 
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a) realizardn esfuerzos en el sentido 
de promover una gradual y creci-
ente coordinaci6n de las respectivas 
politicas de industrializaciOn, pa-
trocinando con este fin entendimi-
entos entre representantes de los 
sectores econOmicos interesados; y 

b) podran celebrar entre si acuerdos 
de complementaciOn por sectores 
industriales." 

"Articulo 17 — 

Los acuerdos de complementation 
a que se refiere el inciso b del Arti-
culo 16 estabeiecercin el programa de 
liberaciOn que regirci para los produ-
ctos del respectivo sector, pudiendo 
contener entre otras, clausulas desti-
nadas a armonizar los tratamientos 
que se aplicarcim a las materias primal 
y a las partes complementarias em-
pleadas en la fabrication de tales pro-
ductos. 
Las negociaciones de esos acuerdos 

estardn abiertas a /a participation de 
cualquier Parte Contratante interesada 
en los programas de comp/ementaciOn. 
Los resultados de las negociaciones 

seran objeto, en cada caso, de proto-. 
colos que entrardn en vigor despues 
de que, por decision de las Partes 
Contratantes, se haya admitido su 
compatibilidad con los principios 
objetivos generales del presente Tra-
tado." 

Antes de abordar a amplitude e a efica-
cia desses dispositivos, convem salientar que 
quanto a integracao no setor primario o 
Tratado silencia. Deixou, qualquer avanco 
mais rational nesse campo, ao trabalho de 
Comiss6es Consultivas especificas que, sob 
a egide de seu artigo 43, venham a ser cria-
das para tal fim. Nao ha, no Tratado, quanto 
ao setor agricola, senao clausulas de salva-
guarda, muito voltadas para a defesa epis6- 
dica de eventuais perturbagoes que o pro-
cesso de liberagao de gravames possa oca-
sionar ao setor primario da economia dos 
paises membros. 

Dessa forma, qualquer tentativa de inte-
gragao no campo da producao agricola tera 
que partir, de fato, do trabalho que vier a 
ser desenvolvido sob auspicios de Comiss6es 

Consultivas que sejam instituidas sob am-
paro do citado dispositivo contratual. 

No que se refere ao setor secundario, o 
mecanismo que o Tratado oferece e o Acordo 
de Complementacao, traduzido pelas clausu-
las reproduzidas linhas atras. 0 Ato de Mon-
tevideu define mal o referido mecanismo, 
deixando-o impreciso em suas formas e em 
sua estrutura operational. Essa indefinicao 
nao tem contado corn satisfateria corregao 
nas Resolucoes pertinentes, votadas pela 
Conferencia das Partes Contratantes. 

Acontece ainda que, pela processualistica 
do Tratado, o dispOsto no Artigo 17 nao foge 
a disciplina da clausula de nagao mais favo-
recida (Artigo 18), de sorte que dai decorre 
urn grande obstaculo ao use dos AcOrdos de 
Complementagao, que podem ser firmados 
entre dois ou mais paises, mas que nao obri-
ga compulsoriamente a participagao dos de-
mais, aos quais, porem, pelo Artigo 18, serao 
estendidas automaticamente as vantagens ou 
beneficios que os Ac5rdos estabelecerem. 
Em conseqiiencia, origina-se a possibilidade 
de alguns Membros da Associagao benefi-
ciarem-se, sem contrapartida, de favOres ne-
gociados entre si por outras Partes Contra-
tantes do Tratado. 

E, portanto, de complexa utilizacao o me-
canismo dos AcOrdos em referencia. 

Admitindo-se, como, alias, o demonstra a 
pratica, que esse instrumento de pouco au-
xiliary no conformar uma integracao, ainda 
que de setores industriais, do estabelecido 
pelo Tratado tambem so se utilizariam, para 
fins de integragio industrial, as Comiss6es 
Consultivas que, para tanto, podem ser ins-
tituidas sob a egide do referido Artigo 43. 

Pode-se afirmar com seguranca que o 
Ato de Montevideu contempla, em sua filo-
sofia, um movimento de integracao; mas nao 
vai alem, deixando de oferecer a instrumen-
tagao norteadora e necessaria a esse fim. 

Dessa forma, a integragao econOmica den-
tro da ALALC teria que comegar pela auto-
definigao e pela montagem dos instrumentos 
indispensaveis. 

Ja nao seria facil, evidentemente, chegar 
a uma definigao. As cliferengas existentes, 
apontadas anteriormene, obstaculizariam e-
normemente as tentativas nesse sentido. A 
criacao dos instrumentos necessarios poderia 
e deveria ser tentada. Mas as tentativas, para 
terem melhor oportunidade de exito e maior 
utilidade, deveriam obedecer a uma concep- 
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gao global quanto as dimensoes e processos 
a que se condicionaria, inicialmente, o mo-
vimento de integracao. 

Na reuniao de Lima, de 1962, patrocinada 
pela ALALC, houve tentativa (modesta) de 
aflorar o assunto. 0 despreparo, porem, era 
tao acentuado, que o progresso foi pratica-
mente nuk. 

0 esfOrgo de dimensionar e de estabelecer 
os processos a seguir, deve, por seu turno, 
obedecer sistemAtica previamente definida e 
aceita pelos diversos Membros, de molde a 
evitar que as discrepancias de comporta-
mento se somem as de estrutura e de poli-
tica no prejudicar o movimento de integra-
gao prapriamente dito. Essa conjugagao de 
propOsitos e atitudes sera, em si mesma, 
uma Ardua tarefa de doutrinagao, quase que 
de catequese. Mas, sem ela, seria de todo 
impossivel langar as bases de um mecanismo 
solid° e realista que permitisse esbocar as 
premissas mestras de urn movimento paula-
tino e gradual de integragao dentro da area. 

De urn modo geral e em suas grancles 
linhas, pode-se, sem davida, esquematizar 
os passos que poderiam vir a dar oportuni-
dade a integracao, sendo, porem, dificil fa-
zer qualquer especie de calendario para a 
concretizag,ao desses passos. 

A primeira providencia exigida e a ins-
tituicao de sistema de planejamento, orga-
nic° e rational, nos paises da Associacao. 
tsses sistemas deveriam ter comuns os seus 
postulados bAsicos, para facilitar, posterior-
mente, a consolidagao dos programas numa 
base regional. A segunda providencia seria 
a criagao de instrumentos habeis para a rea-
lizacao dos programas, instrumentos cuja 
acao nao colidisse corn os dispositivos do 
prOprio Tratado de Montevideu. A terceira 
providencia seria a de uniformizar a politi-
ca aduaneira dentro da area, adotando a 
mesma ou bem semelhante estrutura de 
Tarifas, aproximada equivalencia de niveis 
de taxagao e substituigao pela Tarifa, como 
elemento protecionista, de quaisquer ou-
tros instrumentos de politica comercial. A 
quarta providencia e a perfeita qualifica-
cao dos instrumentos de politica econenni-
ca promotional existentes em cada pais, 
de forma a que se conhega corn perfeigao e 
intensidade de seus efeitos sabre a realizagao 
de programas calcados sabre os principios de 
uma integragao. Como e evidente, essa qua-
lificacao abrangeria todos os instrumentos —  

fiscais, monetarios, financeiros c adminis- 
trativos — qualquer nivel e sob qualquer 
jurisdicao — federal, estadual e municipal. 

Os pontos acima referemse as questhes 
dos instrumentos. 

Quanto aos processos, seria conveniente 
destacar desde logo a necessidade de quail-
fica-los. Nesse sentido, justifica-se dividi-los 
em: de orientacao e de execugao. 

Como processos de orientagao, temos as 
modificagaes de comportamento em termos 
de politica econamica e de politica comercial. 
Como processo de execucao, temos as ma-
neiras de conduzir, em concreto e por este-
gio, a integragao. 

No caso das politicas, econamica e corner-
cial, a questa° a temAtica. Guardadas as 
peculiaridades naturais a cada pais da area, 
nao deveriam persistir as sensiveis discre-
pancias que hoje se verificam. E de todo im-
possivel, por exemplo, pensar no exit° de 
qualquer politica de integracao se as orien-
tagOes econamicas de fundo nao guardarem 
certa compatibilidade. Diferentes condigaes 
monetArias, diferentes sistemas de cambio, 
diferentes pautas aduaneiras e diferentes po-
liticas face ao capital estrangeiro, podem 
obstar por completo, um movimento de in-
tegracao. 

No que concerne aos processos de exe-
cucao, a posslvel contemplar, pelo menos 
para a fase initial de urn movimento de in-
tegragao, alguns caminhos objetivos. 

0 primeiro passo e a integracao gradual 
das produelies instaladas. A sistemAtica a ser 
seguida seria a de estudar, por setores, em 
cada pais, a situagao existente. Dal poderia 
decorrer certa distribuigao de oportunidades 
e certa divisao de trabalho. Esse passo a pos-
sivel em relacao aos setores industrials mais 
complexos, jA instalados, em que o produto 
final é, na realidade, uma composigao de 
ininneros produtos intermediarios. E eviden-
te que a integracao nesses setores tenderA 
a ser lenta, gradual, exigindo born periodo 
de tempo para consolidar-se e aprofundar-se. 

Nos setores industrial mais simples, que 
js ostentem dentro da area razoAvel grau de 
evolugao ou desenvolvimento, a integragao 
e mais penosa porque nao susceptivel de 
fracionamento. Nesses casos, o aspecto 
mais relevante e o poder contar cada 
pais corn uma compensagao satisfatOria a 
eventuais desinvestimentos. Tornando - se 
factivel assegurar satisfatOria absorcao dos 
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fatOres empregados que vierem a desocupar-
se pelo movimento de integragao, este nao 
encontrara impecilhos maiores. Se, porern, 
nao fOr possivel tal absorgao garantida, a 
integragao regional de setores de produgao 
secundaria mais simples e ja existentes na 
area sera dificilima. 

0 segundo passo e a programacao para a 
instalagao de setores novos, de produgao 
secundaria, ou para o desenvolvimento de 
setores em estagio incipiente. 

Nesse particular existem dois pontos a 
considerar — o da escala de prioridade a ser 
estabelecida para os novos setores e o da es-
colha do pais (es) a receber urn nOvo setor. 

A questa° da prioridade nao a de fad.' 
equacionamento; carece, para ser definida, 
de um levantamento mais serio da situagao 
industrial na area e das condicOes existentes 
em termos de capacidade efetiva, e bem 
assim da mobilizavel em tempo 

0 problema da localizacao a ainda mais 
delicado. E essa maior complexidade decorre 
do fato de nao poder a integragao orientar-
se exclusivamente por modelos e premissas 
de teoria pura. SituagOes particulares exis-
tern a introduzir elementos novos e impor-
tantes, que demandam conveniente conside-
ragao. Urn desses elementos e o anseio na-
tural por parte dos paises menos industria-
lizados, de verem instalada em sua economia 
novas unidades de produgao secundaria. 
Sobretudo aqueles que, em tendo, individu-
almente, mercado de pequenas dirnensOes, 
filiararn-se a Associagao na esperanga de 
valerem-se de um maior dimensionamento 
para fortalecer e diversificar sua estrutura 
de produgao. Existem na area paises em 
estagio intermediario, que aspiram de pronto 
maior impulso industrial (Uruguai, Chile, 
etc.). 

De qualquer modo, a integragao na Re-
giao so pode ocorrer por setores de ativi-
dade. E ai, o passo mais relevante sera o de 
tentar harmonizar, para os setores objeto de 
integragao, as Tarifas de conjunto em rela-
gao a terceiros e procurar corrigir desigual-
dades sensiveis no tratamento do conjunto 
aos capitais estrangeiros. 

Seria de todo imprOprio pensar em inte-
gragao planejada dentro da area, admitida 
ai a expressao planejada dentro de uma 
concepgao global, em que o movimento de 
integragao seria horizontal e orientado por 
um piano geral de composigio das produ- 

coes existentes e a serem instaladas. As rea-
lidades da area impedem de modo radical 
urn comportamento dessa natureza. Planeja-
mento no caso so pode ser admitido como 
possivel setorialmente e levando-se em conta 
desde logo: a) inclustrias mais complexas, ji 
instaladas, em que a integragao se faria atra-
ves da especializagao na produgao de partes, 
pegas, etc.; b) inclustrias menos complexas, 
ji instaladas, em que a integragao seria, em 
principio, resultado de um rateio entre os 
diversos paises, levando a, provavelmente, 
sensiveis desinvestimentos e; c) indtistrias 
novas, em que a integragao podera ocorrer 
mais facilmente, desde que estabelecida uma 
escala de prioridade e resolvido satisfateria-
mente o problema da localizagao. Em qual-
quer dos casos, o ponto de partida e a har-
monizacao dos tratamentos (tarifarios, cam-
bial, de capitais, etc.) para com terceiros. 

Condigao sine qua para o inicio da inte-
gragao, dentro da concepcao setorial, e a 
tomada de decisao politica dentro da area 
nesse sentido. Vale dizer, requer-se que os 
Governos dos diversos paises empenhados 
na integragao decidam dar amparo vertical 
ao movimento, mobilizando suas fOrcas re-
presentativas — econOmicas, politicas e so-
ciais. 

0 Tratado de Montevideu representa um 
instrumento de vontade inicial de articular 
esforgos em favor da multinacionalizacao de 
mercados. Nao mais do que isso. Fornece, 
sem duvida, o quadro juridico sob a egide 
do qual sera possivel admitir o movimento 
coletivo que exige a integragao. Mas, o Tra-
tado nao oferece instrumentos validos de 
agao e nao possibilita sena° urn forum para 
debates e decisOes que venham a dar curso 
a urn esfOrgo mais seri° e organico. 

Por outro lado, a integragao na America 
Latina ha de ser, necessariamente, um pro-
cesso lento e complexo; a fragilidade econO-
mica dos paises da regiao, a debilidade de 
suas estruturas politicas, o grau de obsoles-
cencia de seus quadros institucionais e a 
forte dependencia do setor externo, reque-
rem que urn movimento de integragao seja 
cauteloso, prudente e cercado de todos os 
elementos de seguranga necessarios para 
amortecer problemas e conseqiiencias  ine- 
rentes ao prOprio movimento. 

Ainda que iniciado sob o enfoque correto 
— integragao setorial e, quick vetorial — a 
iniciativa teria que obedecer a uma cuida- 
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dosa preparacao, sem estereOtipos e sem a 
pretensao de condicionar-se a modelos e 
formulas preelaboradas ou a postulados pu-
ramente academicos. 

CONCLUSAO 

Parece, hoje, aceito por todos os Mem-
bros da ALALC, que a figura da Area de 
Livre Comercio contemplada pelo Tratado 
de Montevideu nao ostenta grandes possibi-
lidades de avanco. Mesmo que eliminados 
alguns dos obstaculos mais serios que se 
antepOem a formacao da Area, esta teria 
resultados limitados se um movimento mais 
amplo nao tivesse lugar. A razao disso esta 
no fato de que a Area de Livre Comercio, 
como tal, poderia levar a um desequilibrio 
maior na evolugao econOmica entre os paises 
que se associaram. Subsiste, dessa forma, 
uma resistencia implicita ern setores econe-
micos fortes de alguns dos participantes. 

0 caminho da integragao, porem, a muito 
mais complexo e penoso, demandando, desde 
logo, a decisao politica de fundo e a norma-
lizacao das condicoes institucionais em cada 
pais. Tomada a decisao e iniciado o movi-
mento, seria necessario que a situagao in-
terna de cada urn — politica e de politica 
econamica — abdicasse em larga margem 
das preocupacaes exclusivamente nacionais 
para identificar-se com as do conjunto. Isso 
ainda parece distante de ocorrer na America 
Latina, por enquanto. 

Admitindo-se, porem, que venha a ocor-
rer, a integracao em si mesmo, como movi-
mento, exigiria todo um esforco de identi-
ficagao econemica e todo urn trabalho con-
junto para o lastreamento das bases essen-
ciais ao movimento — harmonizacao de po-
liticas econamicas e eqiiacionamento dos 
problemas especificos a enfrentar para o 
inicio do processo prOpriamente dito. Esse 
equacionamento exigiria, por sua vez, uma 
aplicagao intelectual intensa e permanente, 
intensidade e constancia que defluem da 
prOpria complexidade e da gradualidade do 
movimento. 

evidente que, reconhecidas as dificul-
dades e aceita a imperativa necessidade de 
u'a marcha lenta e cautelosa, a integragao 
(gradual) poderia ter lugar e justificativa, 
corn significativo aporte ao desenvolvimento 
da regiao como um todo. Poderia, ainda, ser 
facilitada, em sua realizacao, por racional e 
organica assistencia financeira externa; a 
exemplo, a da Alianga para o Progresso. 

Nao é, porem, a integracao econOmica da 
area, movimento que possa advir da simples 
aplicacao do Tratado de Montevideu. Nem 
pode resultar da aplicagio de modelos ou 
esquemas teOricos. Nao pode ainda ser tra-
tada como fella/nen° econOmico exclusivo. 

0 Tratado de Montevideu pode constituir, 
e constitui de fato, um patrocinio. Pode ofe-
recer oportunidades para o inicio de perqui-
ricaes setoriais, mediante o exercicio do dis-
posto por seu artigo 43. Mas, a integragao 
efetiva so advira se o processo de realizacao 
guardar respeito a constelacao de fenOmenos 
que se desenvolvem no contexto regional e 
obedecer a preparacao cuidadosa requerida 
por movimento que, em paises de baixa ren-
da "per capita", tenders a modificar estru-
turas e a dar sentido diverso ao principio 
protecionista do trabalho nacional. 

Seria dificil urn movimento dessa natu-
reza iniciar-se sena° pelo sistema de gradual 
integracao de setores existentes e em insta-
lacao. Mesmo assim, exigiria um tal esforco 
de composicao — politico e economic° — que 
veria seus primeiros passos condicionados a 
um ritmo ainda mais lento do que se pode 
conceber apriorlsticamente. 

A vontade politica mencionada linhas 
atras, deveria suceder uma autentica orga-
nizacao interna, em cada Pais, para que a 
integragao tivesse as condicOes minimas a 
uma demarragem menos precaria. Antes de 
qualquer coisa, seria fundamental fazer an-
teceder tais decisOes de uma seria tomada 
de consciencia do problema por parte das 
esferas representativas em cada pais da 
regiao. 

SUMMARY 

REGIONAL INTEGRATION 

Stressing that economic integration on the 
international level, by its importance and frequent 
discussions which it has aroused, requires an ever  

increasing attention on the part of students, the 
author starts his work by making an analysis of 
the theoretical aspects of integration since studies 
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about it are still scarce, and emphasizes the 
aspects regarding the validity of thesis concerning 
comparative costs and the group of factors as 
guiding elements for an economic integration. 
Other points are examined with the same purpose 
in mind, such as: the question concerning fixed 
installed capital (and its maintenance) and its 
participation in the formation of the Internal 
Product; problems arising from the structure of 
economies which are integrated; the imbalances 
of per capita income within the area which is 
being integrated and, finally, the problems of 
free trade. 

Then the study is focussed on the realities 

of an integration movement. By analysing the 
various movements which are now taking place 
— EFTA, Common Market, LAFTA, Central Ame-
rica — the author shows that they differ in 
characteristics and cannot serve — not one of 
them — as examples or experiences — from which 
sound teachings can be drawn for application 
to others. 

Finally the author examines the Montevideo 
Treaty and the LAFTA integration movement and 
gives some suggestions concerning instruments 
and processes for guidance and execution which 
could be taken to promote the improvement and 
a better operation of Latin American integration. 
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