
UTIL1ZAcA0 DA CAPACIDADE INDUSTRIAL 

OCIOSA PARA FINS DE EXPORTA0.0 

Reuniu-se no Rio de Janeiro, de 3 a 12 de marco de 1969, 
urn Grupo de Trabalho cornposto de ,especialistas e formado 
pela Organizagdo de Desenvolvimento Industrial das Nagoes 
Unidas (UNIDO), o qual se propunha: 1) discutir o pro-
blem da capacidade ociosa nas indastrias manufatureiras dos 
paises em desenvolvimento; 2) analisar suas principais 
causas e efeitos seibre o processo de industrializageio; e 3) 
delinear os modos e meios pelos quail tal capacidade ociosa 
poderia ser utilizada para fins de exportageio. 

Ao referido conclave se fizeram representar 23 partici-
pantes e 33 observadores, e de suas concluseies, pela impor-
teincia que o tema representa para o estudo da economia na-
tional, a REVIST A DO BNDE tern a satisfacao de apresentar 
aos seus leitores o resumo que segue, o qual guarda a maxima 
fidelidade ao texto original. 

- FUNDAMENTOS E CAUSA DA 

CAPACIDADE OCIOSA 

A existencia de elevados percen-
tuais de capacidade industrial nao uti-
lizada é reconhecida cada vez mais 
como um seri° problema em muitos  

paises em desenvolvimento, particu-
larmente naqueles que ja ultrapassa-
ram Os estagios iniciais de sua indus-
trializacao. A persistencia da capaci-
dade produtiva ociosa representa urn 
grave desperdicio de recursos, que os 
paises em desenvolvimento mal po- 
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dem arcar. A subutilizagao da capaci-
dade nao acarreta apenas o desperdi-
cio de escassos recursos de capital e 
divisas, mas reduz tambem, e seria-
mente, o nivel de emprego e priva as 
economias envolvidas da disponibili-
dade de bens que mais carecem do 
ponto de vista social. 

Alem do mais, a subutilizagao da 
capacidade instalada tende a diminuir 
a taxa de crescimento industrial e a 
opor-se ao progresso tecnologico, uma 
vez que a sua ocorrencia, via de regra, 
reduz os novos investimentos, acarre-
ta uma excessiva diversificagdo e 
fragmentagdo da produgao e, atraves 
do prolongamento da existencia fisica 
eta planta, mantem uma estrutura de 
produgao obsoleta. 

A enfase dada as possibilidades 
de emprego da capacidade ociosa para 
a produgao de bens destinados a ex-
portagao resultou do reconhecimento 
de que a capacidade instalada estava 
sendo utilizada a taxas significativa-
mente inferiores aquelas normalmente 
constatadas nos paises industrializa-
dos. Em conseqiiencia, deveria haver 
em agdo poderosos fatores que forgam 
a uma baixa taxa de utilizagdo para 
os mercados internos nos paises em 
desenvolvimento. Como os mais im-
portantes desses fatores sao geralmen-
te de natureza estrutural e nao se 
prestam a medidas de remogao ou neu-
tralizagdo a curto e medio prazo en-
fatizou-se a possibilidade de se encon-
trar uma abertura para a utilizagdo 
dos recursos ociosos com vistas a ex-
portag 

Foi tambem assinalado que os 
paises em desenvolvimento parecem 
diferir grandemente dos paises desen-
volvidos — nao apenas quanto ao 
grau de utilizagdo de capacidade de 
suas inddstrias — mas tambem pelo 
fato de que uma das principais cau-
sas da subutilizagao nos paises indus-
trialmente avangados, ou seja a deli-
ciencia da procura efetiva total, em-
bora nao lhes seja estranha, parece 
ser de importancia secundaria nos 
paises em desenvolvimento. Mesmo  

quando a causa aparente da subutili-
zagao da capacidade parecesse ser a 
ausencia de uma procura efetiva, os 
corretivos usuais para essa anomalia 
acarretariam, quase sempre, dadas as 
caracteristicas da maioria dos paises 
em desenvolvimento, pressOes infla-
cionarias e deterioragao do balango de 
pagamentos, ora atraves da elevagao 
do custo do dinheiro, e o conseqiiente 
desgaste do poder competitivo das suas 
exportagOes, ora atraves de uma cres-
cente demanda de importagad. 

A reuniao c onc or do u em que 
a subutilizagad da capacidade nos 
paises em desenvolvimento é essen-
cialmente um problema de curto 
prazo, mas reconheceu tambem que 
ha uma tendencia para recriar a capa-
cidade industrial subutilizada e, con-
seqiientemente, para que sejam perpe-
tuados os seus efeitos negativos sobre 
a economia coma urn todo. 0 proble-
ma da capacidade ociosa, portanto — 
diz o Grupo de Trabalho — deveria ser 
considerado em confronto corn as po-
liticas industriais de longo prazo dos 
paises em desenvolvimento, pois so 
assim as medidas de curto prazo, pre-
conizadas para ativar os recursos 
ociosos, poderiam ser efetivas, e, in-
clusive, impedir a recriagao de nova 
capacidade ociosa. Essas politicas de 
longo prazo dizem respeito aos seguin-
tes problemas: 

a) politica industrial de promogdo 
do novos investimentos, com 
vistas a minimizar o acrescimo 
de novas instalagoes produtivas 
onde existir capacidade ociosa de 
nivel tecnologico similar; 

b) politica relativa a estrutura do 
mercado, a qual deve considerar 
o fato de que o desenvolvimento 
industrial nos paises em desen-
volVimento implica usualmente 
a adogao de metodos de produ-
gad de larga escala, a fim de que 
o limitado mercado interno pos-
sa sustentar apenas umas pou-
cas empresas razoavelmente efi-
cientes em determinadas linhas; 
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c) politica tributaria interna, em 
particular a politica tarifaria, 
que nao deve, em conseqiiencia 
de uma excessiva e indiscrimina-
da protegao a industria nacio-
nal, estimular a manutengao e a 
recriagao da capacidade ociosa. 

As principais causas da capacida-
de ociosa nos paises em desenvolvi-
mento, segundo as conclusties do con-
clave, sao de natureza distinta e nem 
tOdas elas diretamente inter-relacio-
nadas, embora seus efeitos sejam ge-
ralmente similares. 

A primeira causa importante é a 
indivisibilidade da fabrica, constatada 
em muitos setores industriais. Com  urn 
adequado planejamento e defasagem 
na expansao asses setores a largo 
prazo, entende o Grupo de Trabalho 
que a capacidade ociosa podera ser 
mobilizada e, em circunstancias favo-
raveis, ensejard a criagao de uma ba-
se permanente para uma exeqiiivel 
industria de exportagao. 

A segunda grande causa da capa-
cidade ociosa tambem esta relaciona-
da a indivisibilidade da moderna tec-
nologia, que quando aplicada a mer-
cados limitados, pode, via de regra, 
manter apenas um pequeno mlmero 
de empresas, criando, assim, uma acen-
tuada tendencia para a formagao de 
estruturas de mercado oligopolistas. 
Sendo a caracteristica basica de tais 
mercados a maior ou menor subutili-
zagao da capacidade dos equipamen-
tos, induz ela os empresarios, que a 
atribuem quase sempre a escassez de 
procura, a tentar uma diversificagao 
nas suas linhas de produgao, a qual 
requer, na maioria das vezes, investi-
mento adicional em instalagOes com-
plementares. E mais, como as empre-
sas em um mercado oligopolista ten-
dem a ter uma base tecnologica bas-
tante similar, as diretrizes dos seus 
esforgos de diversificagao sera° tam-
bem provavelmente similares. Por con-
seguinte, havers uma tendencia para 
partilhar o limitado mercado dispo- 

nivel tambem para as novas linhas de 
produgao . 

Uma terceira causa citada pela 
maioria das participantes da persis-
tente capacidade ociosa é a escassez 
de materias-primas. Todavia, reconhe-
ceu-se que essa causa, a menos que re-
sulte de uma inesperada redugao de 
oferta, é devida a uma inadequada 
programagao de investimento, de que 
resulta o desequilibrio entre o incre-
ment° na produgdo de materias-pri-
mas e o das instalagoes de processa-
mento. No caso das materias-primas 
importadas, a escassez reflete dificul-
dades no balango de pagamentos e res-
trigoes a importagao devido a essas 
dificuldades. Essa escassez nao se 
aplica, geralmente, as indastrias de 
exportagao, para as quais as divisas 
requeridas representariam apenas 
uma necessidade de capital de giro em 
moeda estrangeira . 

A capacidade ociosa encontra uma 
quarta causa, segundo o Grupo de 
Trabalho, nas politicas de industria-
lizagao dos paises em desenvolvimen-
to . De urn lado, o acesso ao capital é 
tanto facilitado como, ao mesmo tem-
po, indevidamente pulverizado; e de 
cutro lado, uma elevada protegao ta-
rifaria é concedida a industria nacio-
nal. 0 fad' acesso a capital de inves-
tjmento a longo prazo, em condigOes 
favoraveis, e as subvengOes represen-
tadas pela concessao de prioridade na 
distribuigao de escassas divisas para 
a importagao de bens de capital — 
freqiientemente a uma taxa de con-
versa° inferior ao valor real das divi-
sas no mercado interno — alivia o 
onus da manutengao da capacidade 
ociosa e estimula a sua perpetuagao 
e recriagdo. Uma protegao tarifaria 
excessivamente elevada, alern de en-
corajar a adogao de tecnologias de 
alto custo e escalas de produgao sub-
otimas, tambem faculta as empresas 
recuperarem o elevado custo da capa-
cidade ociosa atraves da manutengao 
de um nivel de pregos artificialmente 
elevado. 
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Urn quint° complexo de causas da 
existencia da capacidade ociosa rela-
ciona-se com erros de planejamento, 
ma administragao e limitageies opera-
cionais . Programas de investimento 
sao freqiientemente adotados nos pai-
ses em desenvolvimento sem um estu-
do completo das perspectivas da pro-
cura, do fornecimento de materias-
primas, da disponibilidade da mao-de-
obra especializada, e sem a devida 
atengao para os avancos tecnologicos. 

Finalmente, a reuniao dedicou 
consideravel atengdo as deficiencias 
globais da procura, as quaffs resultam 
quase sempre, de politicas monetarias 
e fiscais restritivas impostas para con-
ter a inflagdo e/ou para restabelecer 
o equilibrio no balango de pagamen-
tos. Quando periodos de grande infla-
cao e expectativas otimistas alternam 
freqiientemente com periodos de de-
pressao, havera finalmente uma con-
sideravel mar gem de capacidade 
ociosa . 

Alem do mais, as persistentes pres-
sties inflacionarias tambem produzem 
o efeito subsidiario de escassez de ca-
pital de giro, o que impede a integral 
utilizagao dos recursos disponiveis 
para capital fixo. 

II. AvAuticAo DA SrruAc -Ao REAL 

QUANTO A SUBUTILIZACAO DA CA-

PACIDADE NOS PRISES EM DESEN-

VOLVIMENTO 

Os dados sobre o grau da real su-
butilizagdo da capacidade sao extre-
mamente limitados e mesmo quando 
disponiveis nao sao fidedignos e nao 
permitem comparagao entre paises. 
Yd. () ha um estudo global dedicado ao 
problema embora haja diversas publi-
cageies relativas a certos aspectos Op 
problema na fndia. Poucos paises reu-
niram amplos dados estatisticos Wore 
as taxas de utilizagao, porem varios 
relatorios esparsos sobre industrias es-
pecificas, ou grupos de inthistrias, tern 
sido publicados em diversos paises. 

A despeito dessa ausencia de da-
dos amplos e fidedignos nao pode ha- 

ver cllivida de que é substancial o 
grau de subutilizagao da capacidade 
nos paises em desenvolvimento. Essa 
a valiagao é apoiada pelos trabalhos 
submetidos a reuniao e pelos dados 
colhidos pela UNIDO a respeito deste 
problema. Assim, por exemplo, na 
India apenas um limitado ntimero de 
industrias acusou uma taxa de utili-
zagao de mais de 75%, sendo mais fre-
qtiente a faixa entre 65 e 75%. Em de-
terminadas industrias a taxa de utili-
zagao chegou a baixar ate 35% . De 
acOrdo corn os trabalhos submetidos a 
reuniao Wore a situagdo no Brasil, 
Argentina, Israel e alguns paises afri-
canos, as taxas de utilizagdo acima 
mencionadas parecem ser tipicas de 
muitas inthIstrias, incluindo as de 
processo continuo, como a quimica. 

Esses dados aproxirnados nao pre-
tended ser avaliagoes precisas da 
taxa de subutilizagao da capacidade. 
As estatisticas relativas ao setor ma-
nufatureiro como um todo materiali-
zam a dificuldade da comparagao de 
dados de industrias diferentes produ-
zindo uma gama variada de produtos. 
Nao obstante, essas estatisticas incli-
cam claramente a que taxa o capital 
industrial fixo — recurso produtivo 
mais escasso — esta sendo desperdi-
gado nos paises em desenvolvimento. 

Nos paises em desenvolvimento, 
onde a industrializagao esta em mar-
cha, pode-se registrar varlos exemplos 
de equipamento industrial sem uma 
utilizagao integral. Empresas antigas 
produzem freqiientemente m u i t o 
aquem do que permitiriam suas ca-
pacidades instaladas, embora seus 
produtos estejam sendo procurados e 
constantemente importados. Outras 
e,mpresas, anteriormente eficientes, 
cessaram a expansao e muitas vezes 
reduziram a produgao, a despeito de 
disporem de equipamento adequado. 
Existem tambem novas fabricas que 
nao atingiram o nivel de produgan 
para o qual estao tecnicamente capa-
citadas. Inesperadas alterageies na 
procura, juntamente com a incapaci-
dade para adaptar-se a novas condi- 

94 	 REVISTA DO BNDE 



goes de mercado, resultaram em con-
sideravel capacidade ociosa. 

Pelos dados coligidos em diferen-
tes ocasioes, parece que a medida que 
a indUstria progride em paises em de-
senvolvimento ha uma tendencia para 
a capacidade industrial subutilizada 
aumentar e para os efeitos desfavora-
veis sobre a economia global cresce-
rem. A industrializagao pode real-
mente criar novos obstaculos para o 
progresso economic° e social, se a 
nova capacidade instalada nao for uti-
ljzada vantajosamente . A capacidade 
ociosa pode resultar em um baixo ni-
vel de competitividade e de progresso 
tecnoloeco em paises em desenvolvi-
mento. 

0 conclave chegou a conclusao, 
neste particular, de que, nao obstante 
a ausencia de dados mais fidedignos e, 
mesmo levando-se em conta os fatores 
de subutilizagao que nao poderiam 
ser eliminados em uma base realisti-
ca, os paises em desenvolvimento po-
deriam provavelmente aumentar sua 
produgao e nivel de emprego, corn pe-
queno ou nenhum investimento adi-
cional, em ate 25 a 30% . 

III. PROBLEMAS DE DEFINIcA0 E MEN-
SLTRA9A0 

Em seu estudo dos problemas de 
definigao e mensuragdo da capacida-
de ociosa, o Grupo de Trabalho espo-
sou o ponto de vista de que possIvel-
mente ao EscritOrio de Estatistica das 
Nagoes Unidas deveria caber a inicia-
tiva de agdo para prover as diretrizes 
gerais para a coleta sistematica de da-
dos estatisticos internacionalmente 
comparaveis. 

A disponibilidade de dados esta-
tisticos fidedignos e internacional-
mente comparaveis permitiria a cor-
relagdo da taxa de utilizagao da ca-
pacidade corn outras variaveis econo-
micas, levando assim a uma melhor 
compreensao das causas do problema 
e dos modos para remedia-las. Subsi-
diariamente, esses dados facilitariam 
nao so analises e comparagiies entre  

paises e indastrias, mas tambem o es-
tudo das modificagOes ocorridas a lon-
go prazo. 

A despeito da importancia atribui-
da a disponibilidade de melhores da-
dos estatisticos, a reunido foi de pa-
recer que, em virtude do grau aparen-
temente elevado de subutilizagao da 
capacidade produtiva, no presente es-
tagio de conhecimento deste problema 
nao deveria ser atribuida demasiacla 
importancia a precisdo estatistica e a 
refinamentos metodolOgicos. Opinou-
se que uma coleta de dados mais sis-
tematica, embora relativamente im-
precisa, representaria no momento 
uma significativa contribuigao para 
maior esclarecimento do problema. 

IV . UTILIZAcA0 DA CAPACIDADE PRODU-
TIVA E POLITICA INDUSTRIAL EM 
GERAL 

0 Grupo de Trabalho enfatizou 
repetidamente em seus debates que, 
embora o problema de capacidade oci-
osa em qualquer ocasiao seja urn fe-
nomeno de curto prazo, o mesmo esta, 
todavia, intimamente associado as po-
liticas industriais de longo prazo se-
guidas pelos paises em desenvolvi-
mento. Sem o apoio de adequadas 
modificagOes na politica de desenvol-
vimento industrial — na medida em 
que o seu objetivo for responsavel de 
um modo ou de outro pela generali-
zada existencia de capacidade ociosa 
— as medidas de curto prazo tomadas 
para ativar os recursos ociosos tornar-
se-do provavelmente auto-anulaveis, 
uma vez que é bastante provavel o 
aparecimento de nova capacidade 
ociosa . 

A reuniao recebeu varias suges-
Wes de politicas destinadas a deter o 
reaparecimento da capacidade ociosa, 
primordialmente: politicas visando a 
promogdo de fusOes entre empresas in-
dustriais, de modo a reduzir a exces-
siva fragmentagao da estrutura indus-
trial e facilitar a consecugdo de eco-
nomias de escala e especializagao; po-
liticas concebidas para diminuir a ele- 
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vada protegtio tarifaria e as distorgoes 
por ela geradas, de forma a fomentar 
a especializagan de cada pais nas in-
clustrias em que haja possibilidade do 
surgimento de vantagens comparati-
vas a longo prazo; politicas visando 
ao estabelecimento de entidades de co-
mercializagao para exportagan, inclu-
sive servigos de fomento das exporta- 

bem como propostas para urn 
melhor planejamento a longo e medio 
prazos como base para decisoes de in-
vestimento . 

A reuniao tambem considerou que, 
na ausencia de uma orientagao global 
de politica industrial voltada para a 
promogao de exportagOes, esforgos iso-
lados para a exportagdo de bens pro-
duzidos a partir de capacidade ociosa 
provavelmente nao teriam exit°. 

A utilizagao da capacidade ociosa 
para exportagoes, a pregos inferiores 
ao custo total, porem economicamente 
justificados, poderia fornecer a base 
pela qual as vendas de bens manufa-
turados poderiam ser estabelecidas no 
mercado externo. 

V. MEDIDAS QUE FAVORECEM A 
UTILIZAcii0 DA CAPACIDADE OCIOSA PARA 
A PRODINAO DE BENS DE EXPORT/Lc -AO 

0 estudo das diversas causas da 
capacidade ociosa indicou clue, em vir-
tude da costumeira orientagan initial 
da estrutura industrial para o merca-
do interno, apenas uma parcela dos 
produtos comumente produzidos pelas 
empresas existentes poderia ser prova-
velmente exportada sem alteragoes no 
desenho ou aperfeigoamento nos pa-
droes de qualidade. 0 restante exigiria 
nao so adaptagao do desenho e aperfei-
goamentos na qualidade, mas tambem 
uniformidade dos padr5es, confianga 
no fornecimento, acondicionamento 
adequado, campanhas de promogao de 
vendas, etc. 

Em outros casos, urn seri° esforgo 
para utilizar a capacidade ociosa coin 
vistas as exportagoes podem demandar 
investimento adicional necessario as 
adaptagoes e aperfeigoamentos dos  

produtos. A politica industrial deve 
estimular tais investimentos, os quais 
provavelmente exercerao urn efeito be-
nefico sobre os padroes de qualidade 
em geral. 

Reconheceu ainda o conclave que 
apenas uma parte da capacidade ocio-
sa disponivel poderia ser utilizada 
para exportagoes. No caso, porem, das 
indfistrias de processos continuos, par-
ticularmente industria quimica orga-
nica e inorganica, e das industrias 
metalurgicas, sensiveis a baixas taxas 
de utilizacao, ha consideraveis possibi-
lidades de utilizagao da capacidade 
excedente para exportagdo, desde que 
sejam introduzidas adequadas politicas 
de pregos e de comercializagdo. 

Em outros setores manufatureiros, 
as possibilidades diferem corn a natu-
reza das indusfrias. Em determinadas 
atividades como nas de "engineering", 
as instalagoes ociosas poderiam ser 
mobilizadas para a produgdo de partes 
e componentes padronizados ou espe-
cialmente desenhados, em uma base 
de subcontratagdo, para firmas indus-
triais em paises desenvolvidos e tarn- 

em outros paises em desenvolvi-
mento. A oferta de certos bens de 
tamanhos ou qualidades nao padroni-
zados, por parte de fabricantes nos 
paises desenvolvidos pode oferecer urn 
promissor campo de especializagao pa-
ra as inclustrias de menor escala, mais 
versateis, dos paises em desenvolvi-
mento. A exploragdo de tais oportuni-
dades exigiria estudos de mercado para 
cada indUstria, e em muitos casos 
seria necessario dispor de contratos de 
fornecimento a longo prazo. 

Em outras indUstrias, especialmente 
naquelas que produzem bens de con-
sumo nao-duraveis ou semi-duraveis, a 
utilizagao de capacidade ociosa podera 
exigir o estabelecimento de organiza-
goes mistas de comercializagao. Tais 
organizagoes, alem de se constituirem 
em agente catalizador para a maior 
uniformidade dos produtos e niveis de 
qualidade mais elevados assumiriam, 
tambem, a fungao de agente de corn-
pra de materias-primas, particular- 
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mente aquelas que tem de ser impor-
tadas. 

Finalmente, a reunido adotou o 
panto de vista de que, em muitos ca-
sos, a utilizaga- o da capacidade ociosa 
exigiria uma estreita cooperagdo entre 
as principais empresas dentro da mes-
ma industria . A razdo é &via, por-
quanto, excetuado o caso em que a 
quantidade de bens sOmente pode ser 
suprida conjuntamente, ou quando o 
esforgo de comercializagdo esta alem 
da capacidade das firmas individuais, 
as empresas localizadas em uma estru-
tura oligopolista hesitardo em destinar 
sua capacidade de reserva para expor-
tagOes corn receio de que os seus con-
correntes possam ampliar sua partici-
pagdo no mercado, em decorrencia de 
um acrescimo na procura interna. 
Para superar essa dificuldade é neces-
sari°, por conseguinte, estabelecer-se 
urn acordo entre as principais empre-
sas, e alguns paises tem-no feito coin 
exit°, freqiientemente corn apoio go-
vernamental. 

VI. RECOMENDAgoES 

As recomendagoes que se seguem sac) 
dirigidas aos governos dos paises em 
desenvolvimento, as empresas indus-
trais, a UNIDO e a outros &gabs das 
Nagoes Unidas. 

A. Recomendagoes aos Governos dos 
Paises ern, Desenvolvimento 

(1) Reavaliagdo das politicas 
industriais 

Uma regular reavaliagao das politi-
cas de investimento e outras politicas 
econalmicas que afetam a estrutura 
Industrial é necessaria para minimizar 
a expansao adicional da capacidade 
quando os recursos produtivos existen-
tes nao sao utilizados em urn grau 
aceitavel. Tais reavaliagoes devem se 
estender ao campo das politicas tribu-
tarias e tarifarias prevalecentes. 

Os governos desejosos de reduzir o 
desperdicio implicito na existencia da 
capacidade excedente agiriam bem em  

rever os seus sistemas de promocao 
industrial, em particular a concessao 
de emprestimos e doagoes para inves-
timento e a distribuicao de divisas 
para importagoes de bens de capital. 

Alem de reverem suas politicas in-
dustriais com vistas a restringir os 
investimentos improdutivos, os gover-
nos deveriam introduzir um sistema 
de incentivos, atraves de instrumentos 
de politica monetaria e fiscal, dentro 
do contexto de uma estrategia global 
de desenvolvimento industrial a longo 
prazo. Onde houver controles exter-
ns, dar-se-a, prioridade a canalizagdo 
de recursos para as industrias de ex-
portagdo, de modo a permitir as mes-
mas uma utilizagdo integral de capa-
cidade instalada e a obtengdo de 
escassas divisas. Os criterios para o 
fornecimento de capital de giro devem 
levar em contra o objetivo de eliminar 
ao maximo a capacidade ociosa exis-
tente, e correspondentes prioridades 
devem ser estabelecidas. 

As politicas relativas a investimento 
externo nos paises em desenvolvimento 
poderiam ser revistas a fim de incluir 
entre os criterios aplicados a tais in-
vestimentos a exigencia de que as 
instalagoes produtivas sej am utilizadas 
ao maxim°, possivelmente atraves de 
acordos de subcontratagdo por parte 
das companhias produtoras . Assisten-
cia especializada neste campo para os 
paises em desenvolvimento pode apli-
car-se tanto no nivel de planejamento 
economic° national como no nivel se-
torial, e, em muitos casos, tambem no 
nivel da empresa individual. 

(2) Politicas destinadas a estimular 
fusiies industriais e cooperagdo 
entre empresas cornponentes 
da mesma inthistria 

Quando urn mercado intern() limi-
tado é partilhado por um numero re-
lativamente pequeno de empresas que 
operam a um baixo nivel de utilizacao 
da capacidade, a conveniencia de esti-
mular fusoes industriais deve ser con-
siderada. Tais fusties poderiam conso- 
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lidar a industria e facilitar a utilizagao 
de seus recursos para a produgao de 
bens exportaveis, favorecidos pelas 
economias de escala e pela especiali-
zacao, ao mesmo tempo em que se im-
pede a criagao de nova capacidade 
ociosa. 

0 estimulo as fusoes poderia ser efe-
tuado mediante incentivos adequados, 
particularmente no campo fiscal, tais 
como correta utilizacao do impost° de 
renda, impostos sobre rendimentos de 
capital e impostos sabre herangas, etc. 

(3) Revisdo dos sistemas de 
tributactio indireta e tarifas 

Os sistemas de tributagdo indireta 
em vigor poderiam ser favoravelmente 
revistos e modificados, quando menos 
para impedir distorgoes nos pregos, 
cuja excessiva elevagdo pode tornar a 
concorrencia de prego entre as empre-
sas simplesmente desprezivel. 

As revisoes dos atuais sistemas tari-
farios sac, de particular importancia 
para a reduced° da capacidade exce-
dente e impedimento de sua recriagao. 
As taxas tarifarias devem ser calcula-
das de modo a nao estabelecer urn 
nivel de pregos excessivamente eleva-
do no mercado interno, o que favorece 
o surgimento da ineficiencia, do atraso 
tecnolOgico, das deseconomias de esca-
la e da capacidade ociosa. As tarifas 
devem, de preferencia, destinar-se a 
prover urn identico grau de protegao 
ao valor acrescido internamente aos 
produtos. 

(4) Promocao de trabalho em 
turnos miatiplos 

E bastante provavel que a introdu-
cao do trabalho em turnos multiplos 
possa aumentar consideravelmente a 
taxa de utilizagao da capacidade ins-
talada, particularmente para a produ-
ced° de bens de exportagao. Os gover-
nos devem fornecer incentivos para o 
estimulo a trabalho em turnos multi-
ples, e devem considerar, para esse 
fim, a revised° das leis e regulamentos 
trabalhl stas existentes. 

de 

O exit() em exportacao nao pode ser 
obtido a nao ser que o produto satis-
faga aos padroes internacionais. Isto 
é particularmente imp ortante em rela-
gao aos bens produzidos para o merca-
do interno, uma vez que este é geral-
mente menos discriminativo do que o 
externo. 0 estabelecimento de insti-
tuigoes para o controle de padroes e 
qualidade é, por conseguinte, urn pre-
requisito indispensavel para a bem 
sucedida utilizagao da capacidade 
existente para exportagoes. 

(5) Estabelecimento 	sistemas 

(6) Estabelecimento de organizagoes 
mistas de comercializaccio 

Urn grande obstaculo no caminho 
da expansao de exportagoes em geral 
é a inexistencia de know-how e de ins-
talagoes de comercializagao. A criagao 
de organizagedes mistas de comerciali-
zaca-o, tanto por iniciativa do govern 
como das empresas industrials poderia 
ajudar consideravelmente a ultrapas-
sar esse obstaculo. 

(7) Acordos para concessao de 
credit° a fregueses do exterior 

Em determinadas industrias a co-
mercializagao requer a concessao de 
creditos a medio e longo prazo aos 
compradores. Esse é particularmente 
o caso das industrias de bens de capi-
tal. Quando existe capacidade ociosa 
e os produtos sao competitivos em 
pregos e padroes de qualidade, é fre-
qtiente a inexistencia de adequadas 
facilidades de credit°, bem coma de 
meios para proteger os produtores con-
tra riscos nao comerciais. 

0,3 governos devem considerar o es-
tabelecimento das adequadas facilida-
des de credit° e de sistemas de seguros 
que estimulem as exportagOes de tais 
industrias. 

nacionais de padronizageto e 
controle de qualidade 
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gecomendagaes as Empresas 
Individuals 

(1) Estreita cooperagao corn as auto-
ridades nacionais responsdveis 
pela elaboragao de normas de 
politicas e planejamento 
economicos 

As empresas individuais deverao 
buscar estreita cooperagao cam as au-
toridades nacionais responsdveis pelo 
planejamento, de modo a evitar enga-
nos em decisiies de investimento. A 
forma de cooperagao entre empresas 
individuais e o govern() variard de 
acordo com a extensao do planej amen-
to e da intervencao governamental, 
mas um certo grau de cooperagao e 
coordenagao é essential, se se quiser 
evitar dispendiosa duplicagao de ins-
talagocs produtivas e concorrencia pre-
judicial. 

(2) Acordos de comercializacao 

Alem da organizagao de empresas 
mistas de comercializagao, proposta 
no item A.6, as empresas pequenas e 
medias dos paises em desenvolvimento 
devem negociar com as grandes em-
presas da mesma industria a utilizagao 
das suas facilidades de comercializa-
cao. As maiores empresas internacio-
nais estabeleceram ao longo do tempo 
eficientes sistemas de comercializagdo, 
e existe a possibilidade de as empresas 
menores em paises em desenvolvimen-
to se valerem desses canais de distri-
buigao. Acordos desse tipo sao viaveis 
sempre que houver alguma forma de 
vincula de produgdo entre as empresas 
grandes e pequenas, coma, por exem-
pla, acordos de subcontratagao. 

(3) Especializacao em produtos de 
tamanhos e qualidades nao 
padronizados 

0 mercado para determinados pro-
dutos de tamanhos e qualidades nao 
padronizados é por demais limitado 
para interessar os produtores em larga  

escala nos paises industrializados, ex-
ceto a urn prego relativamente elevado. 
As empresas em paises em desenvol-
vimento que disponham de capacidade 
ociosa sao geralmente de menor porte 
e mais versateis em suas capacidades 
de produgao, e por conseguinte, mais 
favorecidas para atender esse tipo de 
exportagdo, revelado pelos eventuais 
estudos de mercado. 

C . Recomendagoes para o Programa 
de Trabalho da UNIDO 

(1) Em cooperagao com os paises 
em desenvolvimento, a UNIDO poderia 
realizar varios estudos de casos em 
profundidade, a fim de elucidar as 
causas da capacidade ociosa e seus 
efeitos no processo de crescimento in-
dustrial. 

Em primeiro lugar, tais estudos de-
veriam visar a utilizagdo da capacida-
de ociosa para fins de exportagao. 
Estudos no nivel setorial poderiam for-
necer a base para assistencia tecnica 
no campo de politicas industriais, e 
estudos no nivel da empresa poderiam 
prover a base para assistencia direta a 
empresas interessadas em elevar suas 
taxas de utilizagao e desviar a produ-
gao adicional para exportagoes. Em 
segundo lugar, os estudos de caso, co-
megando com o processo de decisdo de 
investimento, identificariam erros de 
planejamento e de operagao que pode-
riam ser evitados no futuro. Em ter-
ceiro lugar, uma analise comparativa 
dos estudos de caso de empresas com-
plementary os estudos da industria e 
elucidard o trabalho das instituigoes 
econornicas existentes — governamen-
tais e privadas — permitindo uma 
reavaliagao das politicas em vigor. 

(2) Major disseminagao de informa-
goes e fornecimento de dados 
estatisticos 

Recomenda-se o estabelecimento de 
uma estreita relagdo entre instituigoes 
nacionais, centros de pesquisas e in-
formagoes e associagoes industriais 
privadas, o que permitiria a UNIDO 
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coletar e analisar informacties em nivel 
internacional sabre o problema da ca-
pacidade ociosa. 

As averiguagoes da UNIDO poderiam 
ser franqueadas a organismos interes-
sados em paises em desenvolvimento, 
e a disponibilidade de tais informacoes, 
em uma base compardvel internacio-
nalmente, seria de grande utilidade 
para os proprios paises em desenvolvi-
mento em seus esforgos para fazer face 
ao problema da capacidade ociosa. 

(3) Cooperaccio em nivel regional e 
sub-regional 

A cooperagdo industrial entre paises 
vizinhos poderia evitar a duplicagao de 
instalagoes e indevidos aumentos de 
capacidade, bem como auxiliaria a 
consecucao de uma utilizacao mais in-
tegral da capacidade disponivel. Onde 
houver cooperagdo regional, estoques 
de equipamentos podem ser prepara-
dos em industrias selecionadas, tais 
come de fertilizantes, produtos quimi-
cos, cimento e certas industrias de 
metais. Trabalho desse tioo ja se en-
contra em andamento em algumas 
organizagoes economicas regionais, e 
a UNIDO poderia desenvolver, neste par-
ticular, a sua cooperagdo com essas 
organizagoes. 

(4) Analises das causas da 
capacidade ociosa 

Em virtude da grande diversidade 
das causas da capacidade ociosa, sdo  

necessaries estudos individuals pan, 
revelar as perspectivas para sua utili-
zafao com vistas a exportagdo. A 
UNIDO, mediante solicitagao, poderia 
organizar missoes exploratorias aos 
paises que sofrem series problemas re-
sultantes da capacidade ociosa. Essas 
misseies poderiam analisar as causas 
da capacidade ociosa e considerar pos-
siveis solugdes que fornegam a base 
para subseqiientes projetos de assis-
tencia tecnica. 

(5) Capacidade ociosa e politicas 
industriais 

As atividades da UNIDO no campo de 
politicas industriais devem levar em 
consideragao a subutilizacdo de capa-
cidade; a UNIDO deve organizar 

para funciondrios governamen-
tais, a fim de promover uma melhor 
compreensao desse problema nos pai-
ses em desenvolvimento e disseminar 
as tecnicas disponiveis para eliminar 
os efeitos da capacidade ociosa. 

A UNIDO poderia tambem fornecer 
assistencia tecnica na andlise de mer-
eados para os principais produtos in-
dustriais, os quais podem ser fabrica-
dos a partir da capacidade ociosa 
existente. 

Em muitos paises em desenvolvi-
mento hd aparentemente um conheci-
mento insuficiente das tecnicas de de-
terminagdo das rotas Otimas de em-
barque maritime e aereo. Nesse campo 
a UNIDO poderia iniciar a preparagao 
de diretrizes e manuais. 
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