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R 

apresentacao 

0 Banco Nacional do Desenvolvimento Economico lanca, corn o presence 

namero, sua Revista. De ha muito sentia o Banco a necessidade de uma publica-

cao regular que trouxesse o pablico informado da marches de suas atividades. 

Oferece-se, agora, como decorrencia da ref orma dos Departamentos tecnicos do 

Banco, ocorrida ern 1963, a oportunidade de estruturar e organizar os servicos 

necesscirios a uma publicagao periodica, como sera a "REVISTA DO BNDE". 

Em seus doze anos de existencia, o BNDE constituiu acervo de trabalho e 

de experiencia cuja divulgacao sistematica é subsidio valioso para quantos deseja-

rem inteirar-se de problemas e assuntos pertinentes ao desenvolvimento economico 

do Pais. Essa divulgaccio e, ademais, contribuicao relevante ao entendimento das 

complexas questoes que sur gem, a cada passo, ao Longo de urn processo de modi-

j ica,coes estruturais na economia. 

Por outro lado, a existencia da Revista proportion aos tecnicos da Enti-

dade a possibilidade de concorrer, corn o resultado de seu esf ?Arco intelectual e 

de suas meditacOes, para a cirdua tarefa de analisar, interpretar e equacionar pro-

blemas especificos que se apresentam, a acao desenvolvimentista de instituiccies 

especializadas, como e o caso do BNDE. 

Considerando tais raz5es, a Alta Administragdo do Banco — Diretaria e Con-

selho de Administracao — houve por bem autorizar a ediccio da Revista, que 

vem a biz corn o objetivo de se somar a contribuicao que o BNDE tem prestado ao 

desenvolvimento da economia national. 

el-sivA I 	c lvvieib^ r•Socvstos 
cccDJJJ

iretor-Superintendente e Diretor-Responsavel da 
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BNP 
BEd k 

estudos 
ESTUDOS ECONOMICOS NO BNDE 

JAYME MAGRASSI DE SA 

Chefe do Departamento Econamico 

Como qualquer Instituicao que tenha 
por finalidade atuar decisivamente num pro-
cesso de desenvolvimento econOmico, o 
BNDE angaria, em suas fungOes, maior efi-
cacia na medida em que sua atuagao se ins-
pira em estudos tecnicos da realidade na-
cional e das potencialidades do Pais, estas 
entendidas como o conjunto de recursos e 
fatOres disponiveis ou mobilizaveis para a 
formagao da riqueza em termos de bens e 
servicos. 

Essa dependencia de estudos racional-
mente concebidos e realizados e tanto mais 
premente quanto a economia, ao longo do 
processo de desenvolvimento, evolui de esta-
gios mais rudimentares a estagios mais com-
plexos, estes Ultimos correspondendo em 
larga margem aos avangos gradativos no 
setor secundario. Como conseqiiencia dessa 
evolugao, os estudos tecnico-econOmicos sao, 
eles mesmos, cada vez mais complexos e de 
maior extensao, horizontal e vertical. 

Ostentando a economia nacional, ja 
nesta altura, razoavel complexidade em fun-
gao do crescimento acusado pelo setor in-
dustrial, impunha-se ao Banco uma refor-
mulacao de sua estrutura operational e, 
dentro desta, de seus estudos econOmicos 
aplicados. Resultou dal, como natural, ser 
a do Departamento EconOmico a primeira 
reforma a processar-se, em consonancia com 
a orientacao adotada pela Alta Administra-
cao da Casa de adaptar a estrutura do 
Banco a fase atual de sua vida institucional 
e as exigencias que the impOe a continui- 

dade do processo de desenvolvimento do 
Pais. 

As imposigOes a que tinha que obede-
cer a reestruturagao do Departamento Eco-
nomic° sao, naturalmente, as que emanam 
da quadra presente ou do estagio atual da 
economia brasileira, de seu processo de de-
senvolvimento e das atribuigoes imanentes 
ao BNDE como Orgao precipuo do setor pu-
blic° para estimular e coadjuvar no esfOrco 
que a coletividade vem fazendo em favor 
do fortalecimento e da diversificagao da 
economia nacional. 

Alguns tracos fundamentais marcam a 
presente quadra econOmica no que se re-
fere a situacao estrutural — a posigao al-
cangada pelo setor secundario na formagao 
do PNB e seus reflexos no nivel de renda 
e emprego; o relativo desequilibrio entre o 
crescimento da inclUstria e o da agricultura; 
a superagao da fase de industrializacao de 
bens de consumo e o ingresso decisivo na 
de bens de equipamento; a relativamente 
fraca disponibilidade de tecnologia em suas 
diversas formas; a debil elasticidade da re-
ceita cambial, sobretudo face a demanda (e 
suas modificagoes) de importagOes; os de-
sequilibrios regionais e o prOprio comple-
xo de problemas que se geram no seio do 
setor secundario em fase intensiva de cres-
cimento — descontinuidades, ausencia de in-
tegragao, rigidez de linhas de producao, in-
seguranca ou imperfeigOes na composicao 
dos fatOres a luz de equilibrio ou desequi-
librios na disponibilidade destes, etc. Como 

evidente, tais pontos nao esgotam a pro- 
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blematica econOmica nacional que, alem 
desses e de outros problemas de estrutura, 
ostenta ainda os que emergem do cresci-
mento da populagao e dos movimentos de-
mograficos, os que se ligam a fatOres ins-
titucionais e os de natureza eminentemente 
conjuntural. Mas, do fingulo da atuagao do 
BNDE, os pontos destacados acima sao os 
de relevancia mais acentuada. 

Exerceram eles, portanto, ou melhor, o 
respeito a eles foi o fator predominante no 
induzir a concepcao a que obedeccu a re-
forma do Departamento que, no Banco, tern 
por atribuigOes basicas a realizacao, a pro-
mocao e a participagao ern estudos econO-
micos fundamentais as atividades da Insti-
tuicao — o Departamento EconOrnico. 

Acresce ainda que, em seus onze anos 
de existencia, o Banco, tal como the era 
impOsto, a epoca, pela realidade e pelas cir-
cunstancias, dedicou-se fundamentalmente 
a remocao dos &ices que ao processo de de-
senvolvimento antepunha o esgotamento a 
que atingiram dois dos principais servicos 
infra-estruturais — energia e transportes 
ferroviarios. Corn a recuperagao havida nes-
ses servicos, em large margem propiciada 
pela cooperagao do BNDE, e corn o adven-
to de fundos financeiros especificos e de 
organismos especialmente criados, no se-
tor pirblico, para gerir a agao oficial perti-
nente, o Banco passou a ter pela frente a 
tarefa, talvez nao mais importante, mas se-
guramente mais complexa, de voltar-se 
para o estimulo e a racionalizagao do de-
senvolvimento industrial prOpriamente dito, 
sem divorciar-se, naturalmente, do amparo 
que fOr indispensavel aos setores infra-es-
truturais. Parte da relevante tarefa de esti-
mular a industrializagao do Pais, ja a vem 
executando, alias, corn a larga cooperagao 
que tern emprestado e ester emprestando 
expansao e consolidagao do parque sidertlr-
gico e a outros empreendimentos basicos. 

Crescimento e desenvolvimento 

Utilizando indicador que nao a auto-
suficiente, mas pratico e bastante represen-
tativo — o Produto Nacional Liquido em 
termos reais — pode-se dizer, de maneira 
simples, que ha crescimento sempre que 
esse Produto, na base per capita, aumen-
ta. E conveniente ressaltar que o Produto, e  

nao a Renda, indica crescimento, ja que 
esta ultima compreendendo, em seu calculo, 
a relagao de trocas, pode ostentar aumento 
por efeito exclusivo de melhorias ocorridas 
no setor externo. Ainda que de sinal posi-
tivo, essas melhorias podem nao refletir 
crescimento nos resultados da combinacao 
interna dos fatOres de produca'o mobilizados 
internamente. 

Desenvolvimento econOmico, porem, so 
se alcanca quando o crescimento do Produ-
to Interno Liquido real se faz mediante 
continuas e consolidadas reformas de es-
trutura. Nero se discute aqui se essa evo-
lug -a° pode ou deve ocorrer de forma equi-
librada ou nao. Afirma-se apenas que, para 
haver desenvolvimento, ha que ocorrer mo-
dificagOes significativas e nao aleatOrias na 
estrutura econOmica. Ao longo do processo 
de desenvolvimento, problemas se geram e 
situagOes novas se colocam, dando a essas 
modificaciies formal ou matizes diferentes 
e impondo, pelo prOprio processo, um alar-
gamento permanente dos campos de ativi-
dade econOmica, estes a sofrerem, natural-
mente, mutacOes sensiveis, a exemplo do 
que podem ser citados os servicos auxilia-
res, a tecnologia, a ciencia aplicada, etc. 

Do mesmo modo, em seus diversos es-
tagios, o processo de desenvolvimento faz 
oscilar o volume de investimentos e, mais 
do que isso, exige mudangas direcionais no 
grosso das inversOes. Disso a exemplo o 
descompasso que pode ocorrer, ao longo do 
processo, entre a evolucao do setor prima-
rio e a do setor secundario, e, dentro deste, 
entre o setor de bens de consumo e o de 
bens de equipamento; finalmente, entre o 
setor secundario e a produgao de materias-
primas industriais e de combustiveis e en-
tre determinados ramos basicos do prOprio 
setor secundario da economia. 

Mas, tudo isso conduz diretamente ao 
fenOmeno investimento, que apresenta, por 
si, uma divisao analiticamente importante 
em qualquer das fases do desenvolvimento: 
investimento autOnomo e investimento in-
duzido. 

Num pais subdesenvolvido ou em 
face de desenvolvimento, essa divisao tern, 
imediatamente, a virtude de revelar quais 
as inversOes que estao sendo impulsiona-
das ou requeridas pela prOpria dinamica do 
processo e quais as que se tornam imposi- 
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tivas para sedimentagOes ou para evitar a 
ocorrencia de fenOmenos que estanquem, 
num lance seguinte, a marcha do processo. 

A um banco paha) de desenvolvimen-
to a relevante conhecer cada urn dos dois 
tipos de inversao, seus estimulos reais e 
suas tendencies. No primeiro caso, tendo 
ern vista o nivel de renda e emprego e o 
grau de utilizagao da capacidade instalada. 
No segundo caso, em fungi° do processo 
de desenvolvimento como tal, e a luz das 
atribuigOes especificas da entidade. Ainda 
no primeiro caso, a atuagao de urn banco 
desse tipo a eminentemente complementar 
dos investimentos realizados expontanea-
mente. No segundo, a fundamentalmente 
pioneira e promotional. 

Por essa razao especifica, a que se tor-
na indispensavel ao BNDE, como banco de 
desenvolvimento, conhecer o ritmo e a di-
regao do movimento de formagao de capi-
tal —investimento privado e investimento 
pUblico; e principalmente, ainda que nao 
exclusivamente, conhece-lo nos denomina-
dos setores estrategicos do desenvolvimen-
to. Compreende-se bem o significado dessa 
tomada de consciencia, quando o conceito 
de desenvolvimento se alarga para incor-
porar outros itens — os denominados social 
overhead costs e os de natureza politico-so-
cial relevante e que levam a aplicagOes im-
peratives, porque eminentemente de cunho 
national ao propiciarem ocupagao econOmi-
ca de vazios geograficos, mas nem sempre 
de carater reprodutivo imediato. 

0 conhecimento seguro da grandeza 
das inversOes requeridas pelo processo de 
desenvolvimento e das que se efetivam sem 
ou mediante determined° grau de compul-
sao, a que permitem situar bem a atuagao 
do Banco, sobretudo quando seu poder de 
analise ja dissecou a estrutura economica 
e sua evolugao, seus problemas, suas ten-
dencies, potencialidades, etc. 

0 alcance analitico se, por um lado, 
fungao da capacidade de exercitar o ins-
trumental teOrico, o e , por outro, da dispo-
nibilidade de estatisticas e informagOes e 
da propriedade corn que se consegue gene-
ralizagOes validas, partindo de exames e 
perquirigoes de fenomenos parciais ou 
amostraveis, que permitam, corn razoavel 
margem de seguranga, compreender e re-
velar o todo — o universo. 

Tendo em vista o que se pode denomi-
nar de kosmos economic° brasileiro, a per-
cuciencia analitica exige ainda que o fenO-
meno pesquisado seja colocado, em seus 
devidos termos, no contexto geografico, so-
cial e institucional da Nagao, a fim de que 
as opgOes em forma de solugao ganhem 
objetividade e exeqiiibilidade. 

Nao seria necessario nada mais para 
evidenciar que a estrutura do Departa-
mento Economic° do BNDE teria que obe-
decer a uma composigao capaz de alcangar 
as coordenadas maiores que condicionam, 
na presente quadra, a atuagao do Banco e 
que sao, em suas linhas gerais, descritas 
acima. 

A concepgao dos estudos econOmicos 

Ao colher as imposigOes que emergem 
da realidade econOmica do Pais na quadra 
atual, a ref orma do Departamento Econo-
mic° concebeu, tambem, como pega funda-
mental, a programagan econOmica na con-
dick de requisito basic° de urn processo 
de desenvolvimento rational, mais rapid° e 
socialmente mais equanime e menos one- 
roso. 

Como a obvio, o sentido dessa progra-
magao, sempre de carater tecnico, obedece 
as peculiaridades do panorama sOcio-eco-
nOmico do Pais. 

Programagao tecnica, necessario a as-
sinalar, a aquela que se realize atraves da 
aplicagao do instrumental teorico propiciado 
pela Ciencia EconOmica. E a que parte da 
analise ou diagnose, para chegar as opgOes 
em forma de terapeutica ou de orientagao. 
E a que oferece linhas de politica econO-
mica, apontando resultados provaveis ou 
possiveis e alternatives de acao aos que de-
tern poder de decisao. 

Programagao econOmica no Brasil en-
frenta, sabidamente, alguns obstaculos. De 
processo, de comportamento, institucionais 
e ate de atitude. De processo, pela ausencia 
de maior organicidade no setor pirblico 
para os fins especificos e por certa inape-
tencia do setor privado. De comportamento, 
por falta de habit°, as vezes por falta de 
entendimento e de sensibilidade. De atitu-
de, pela confusao que se observe, em al-
gumas esferas, entre programagao e estati-
zagao. Institucionais, pela policromia de 
Poderes, já que temos o Federal, o Esta- 
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dual e o Municipal, em larga margem au-
tOnomos em sua atuacao. 

NA° obstante, e certo admitir que jA a 
programagao sistematica no Ambito Federal 
constituiria urn instrumento relevante para 
o desenvolvimento do Pais, dada a partici-
pagao das aplicagOes federais na formagao 
de capital fixo e as ligagOes financeiras en-
tre o Poder Central e os Estadual e Muni-
cipal. 

Essa programacao, digamos Federal, é, 
ademais, importante para orientacao do prO-
prio setor privado da economia, visto que 
as aplicacOes pAblicas em seu volume e di-
recao representam, a urn so tempo, deman-
da (em diversos graus e forma) e investi-
mento, cujos efeitos no mercado de bens e 
servigos, de capital (fisico e financeiro) e 
trabalho, sac) amplos. 

Para o BNDE; agencia federal especia-
lizada em creditos de longo prazo, eminen-
temente de fomento econOmico, a progra-
maga° dos investimentos no setor pablico 
peca de alta relevancia, ao permitir mais 
racional rateio de seus fundos aplicaveis. 
Saber quais os setores contemplados corn 
recursos oficiais de outras agencias ou de-
partamentos federais e o volume dessa as-
sistencia, a indispensavel para que se evi-
tern excesso ou duplicagdo de aplicacOes 
em certos casos, e insuficiencia ou ausencia, 
em outros. Em poucas palavras, para que 
a acao promocional e pioneira do setor pA-
blico federal nao se exerga de modo dese-
quilibrante; para que se realize, e dentro 
de]a especialmente, por definicao, a do 
Banco, caracterizando-se pela racionalida-
de tecnica e econOmica. 

A programacdo do Banco, isto 0, dos 
fundos investiveis da Entidade, a pega es-
pecifica e particular que, para ter sentido 
e racionalidade, deve obedecer a desdobra-
mento detalhado, mas tendo sempre por 
moldura, como requisito minimo, a progra-
maga°, mais global, dos investimentos 
blicos, pelo menos os do piano Federal. 

Como e por demais evidente, a progra-
maga° tecnica, no caso brasileiro, deve par-
tir de uma projecao de medio prazo para 
um dado crescimento do PNB, da taxa de 
investimento que esse crescimento requer 
e da estimativa do esfOrgo de investimento 
do setor privado; inferindo-se dal o esfOr-
c,o de poupancas que o setor pAblico deve- 

rA promover. Quantificado esse esfOrco, es-
timada a provavel contribuicao estadual e 
municipal, restaria a parcela de responsa-
bilidade do setor federal, dentro da qual 
se encaixa a do BNDE. 

Depois de esquematizada em termos 
macro-econOmicos, essa programacao glo-
bal deve ser tambem esquematizada seto-
rialmente, tendo-se em vista, entao, a rea-
lidade, as perspectivas, as tendencias e as 
necessidades setoriais, encaradas sempre a 
luz do contexto econOmico geral e tendo 
em vista o escopo maior do desenvolvi-
mento. 

Nesse quadro se inserem, finalmente, 
os problemas regionais do Pais, de modo a 
que o desenvolvimento se processe sem 
agravar, mas antes corrigindo ou suavi-
zando os desequilibrios regionais. Em ou-
tras palavras, integrando o regional no na-
tional ao longo do processo de desenvolvi-
mento. 

A execuciio dos estudos 

Dentro dessa concepcao, o Departa-
mento Economic° foi reestruturado ern 
meados de 1963, passando a contar corn 
quatro DivisOes tecnicas e urn Setor de Do-
cumentacao (vide organograma em anexo). 
As DivisOes sac) as seguintes: de Estudos 
Setoriais, de Programagao, de Estudos Re-
gionais e de Estatistica e Atuaria. 

A primeira delas, tern a cargo as pes-
quisas e estudos setoriais dentro de urn 
grupamento de setores que correspondem aos 
pontos estrategicos do processo de desen-
volvimento. 0 conhecimento da realidade e 
dos elementos dinamicos de evolucao des-
ses setores, e o objetivo primeiro de suas 
preocupagoes e ao qual sucede, natural e 
compulsOriamente, a esquematizagao dos 
investimentos provaveis, possiveis e neces-
sarios em cada um. A quantificagao pro-
gramAtica no particular conciliar-se-a corn 
os indicadores macroeconOmicos, de obser-
vacao, obtengao e elaboragio a cargo da 
Divisao de Programacao. 

Esta ultima, tern como incumbencia 
precipua a elaboragao ou a montagem da-
queles indicadores macroeconomicos in-
dispensaveis as linhas mestras de uma pro-
gramagio de investimentos partindo de urn 
crescimento dado para o Produto per capita 
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e aferindo dal, em termos macros, as diver-
sas reagOes ao longo do processo global. 

A Divisfio de Estudos Regionais desti-
na-se a examinar a evolugao da economia 
a luz dos seus reflexos nas diversas regiiies 
do Pais. De seus trabalhos resultarao sub-
sidios importantes para a acao pioneira e 
promocional do Banco, permitindo-lhe con-
templar a integragao regional no processo 
national de desenvolvimento. 

A Divisao de Estatistica e Atuaria cons-
titui, dentro da concepgao adotada, o ins-
trumental de calculos, projegfies, estimati-
vas e previsfies matematicamente aferidas 
e elaboradas. Dir-se-ia elemento basic° de 
suporte as atividades de programagao em 
suas linhas globais e setoriais, e de elabo-
ragao das tarefas de carater econometric° 
precipuo. 

E necessario assinalar que cada uma 
dessas Unidades, alem de suas atribuigaes 
em materia de estudos econOmicos, executa, 
por disposigfies regimentais, outras incum-
bencias, pertinentes as atividades financei-
ras do Banco. 

A integracan dos trabalhos basicos des-
sas quatro Divisfies tecnicas permitira que 
os orgamentos de inversao do Banco va-
lham-se de: 

a) uma moldura global do ritmo e 
da forma ostentada ou admitida para o 
processo de desenvolvimento, a medio 
prazo; 

b) uma previsio da taxa de forma-
cao de capital fixo no mesmo periodo e 
seu desdobramento segundo a parti-
cipagio prevista do setor privado e a 
participagao estimada para o setor 

na qual se encaixa a assistencia 
prestada pelo BNDE; 

c) a distribuicao setorial recomen-
&Wel. 
Por outro lado, o conhecimento da rea-

lidade economica do Pais em seus diversos 
segmentos auxiliary na permanente evolu-
gao de atitude e comportamento do BNDE 
em termos de estimulo ao desenvolvimento, 
atuando, entao, o Banco, de modo eficaz 
no consolidar, expandir e integrar o setor 
secundario da economia, no concorrer para 
o fortalecimento do setor primario e no as-
sistir, sempre e na medida que se impuzer, 
a infra-estrutura. Podera dar a sua agao 

pioneira o dinamismo que de fato deve ter, 
especialmente no caso da evolugao e diver-
sificacao do setor secundario 

A realizagao dos trabalhos concebidos 
requer certo periodo de maturagao pela 
prOpria natureza e profundidade dos estu-
dos respectivos. Devera ocorrer de forma 
paulatina, sem prejuizo, porem, de avan-
gar em desdobramentos, chegando mesmo 
aos levantamentos e as indagagoes tecnicas 
indispensaveis para saber-se da influencia, 
ou medirem-se os efeitos, diretos e indire-
tos, dos investimentos realizados pela cole-
tividade, em especial pelo setor public° e, 
dentro deste, pelo pro:Trio Banco. 

Mais do que Obvio, e o fato de que 
para consecugao desses objetivos, o Depar-
tamento Econfimico do Banco precisara 
contar com a cooperagan de outros orgaos 
federais, estaduais e regionais para pesqui-
sas e levantamentos de fundo, ampliagfies 
de indicadores estatisticos, pesquisas de 
campo, etc., devendo ser registrado desde 
ja que, infelizmente, o suprimento de esta-
tisticas basicas se vai constituindo, cada vez 
mais, em problema de dificil solugao, pelo 
retardo, pelas insuficiencias, inorganicidade 
e emperramento do sistema respectivo. 

Mas, a de esperar-se que a prepria 
marcha da realizacao desses estudos se 
constitua em elemento de melhoria e dina-
mizacao de nosso aparelhe estatistico. 

Ressalva a ser feita de imediato, e a 
que se liga ao .grau e ritmo que alcancou a 
pressao inflacionaria de que se ressente o 
Pais e aos reflexos dal decorrentes na pro-
ficiencia dos estudos em foco. Como a sa-
bido, em epocas de inflagao aberta, estu-
dos e projegfies tem reduzida no tempo a 
sua validade, demandando permanentes 
ajustamentos de valor. Praticamente, en-
curta-se o prazo de expressividade desses 
estudos e projegfies, a menos que se consi-
ga satisfatOrio e expedito processo de atua-
lizagao dos valores nominais, requisito que 
amplia e torna mais complexos os trabalhos 
a serem realizados. 

Embora se reconhegam os efeitos de 
tais perturbagOes na execugao e andamen-
to dos estudos a cargo do Departamento, 
nao se os toma como impeditivos, mas 
antes, como fatos a serem devidamente con-
siderados para as adequagfies que se impoe. 
Ademais, tendo a inflacao alcangado grau 
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e ritmo bastante severos, corn agao eco-
nOmica e social contundente, comega a pro-
vocar reagoes saudiveis, que propiciarao, 
corn certeza, seu contrOle em prazo conve-
niente a defesa do ente social, mas sem re-
flexos bruscos e negativos sObre o esfOrgo 
coletivo de fomento. 

A reforma do Departamento EconOmi-
co permitiu a incorporagao a sua equipe de 
urn Assessor Tecnico e a contratagao de 
Consultores Tecnicos para assuntos especi-
ficos. Esse enriquecimento faculta ao De-
partamento contar, em seus estudos, corn a 
inteligencia indispensavel das questOes exa-
minadas sob o prisma da engenharia in-
dustrial, preocupagao cuja ausencia a in-
concebivel em analises objetivas, sobretudo 
do ponto-de-vista setorial. 

De igual modo, a reforma concedeu ao 
Departamento urn setor especialmente des-
tinado a cuidar de quest8es pertinentes 
tecnologia industrial, campo cuja criagao 
ou expansao sao fundamentais a continui-
dade do processo de desenvolvimento de-
pois de certo estagio de evolugao no setor 
secundario da economia. 

Como banco de desenvolvimento, em-
bora, por sua estrutura juridica e pela ori-
gem de seus fundos, deva o BNDE atuar 
de preferencia sob a egide do setor priblico, 
nao pode desconhecer ou divorciar-se da 
evolugao acusada pelo mercado financeiro. 
Deve mesmo ser de sua preocupagao co- 

nhecer com seguranga a realidade e a evo-
lugao desse mercado, capacitando-se a nele 
atuar sempre e quando exigido por suas 
atividades e no momento e na forma que o 
permitirem a conjuntura monetaria e as 
condigiies do mercado. 

Para atender a esse ponto, o Departa-
mento Economic°, dentro de seu programa 
de trabalho, inicia agora, e dara continui-
dade permanente, a estudos sistematicos 
sObre o mercado national de capitais, con-
cedendo-lhe importancia e prioridade como 
elemento subsidiario de alta valia para 
orientar e, eventualmente, reforcar sua ca-
pacidade de investimento. 

Tanto quanto os prOprios fenOmenos 
sOcio-econ8micos e quanto o processo de 
desenvolvimento em sua forma e ritmo, os 
estudos respectivos apresentam razoavel 
grau de mutabilidade. Decorre dal que a 
concepgao de estudos e a estrutura do De-
partamento EconOmico nao tern carater 
estatico, correspondendo a uma fase da evo-
lugao do Pais. Como tal, deverao ser per-
manente e paulatinamente adequados ague-
la evolugao. 

CONCLUSAO 

0 processo de desenvolvimento econ8- 
mico, em suas fases ou estagios, requer de 
urn organ da natureza do BNDE estudos 
percucientes do campo economic°, em parti- 
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cular do que, por definicao, a imanente as 
atribuic6es da Entidade — os denominados 
setores estrategicos do desenvolvimento. 

Para atender a essa imposicao e ade-
qua-lo a fase ou estagio atual do processo 
de desenvolvimento do Pais e as exigen- 

cias do Banco, a que ocorreu a reforma de 
estrutura do Departamento EconOmico e de 
sua concepgao de trabalho, dentro, natu-
ralmente, da reforma mais global e suas 
linhas, que a Administragao Superior do 
BNDE realizou na Entidade em 1963. 

SUMMARY 

ECONOMIC STUDIES AT THE BNDE 

The author describes the guiding prin-
ciples used in the reorganization of the 
BNDE's Economic Department and the concept 
in accordance to which the Department's 
activities are conducted. 

He explains that the activity of official 
bank for development may complement in-
vestments made spontaneously and may also 
be of a pioneering and promotional nature. 
For this purpose, it is essential for the BNDE 
to know the rate and trend of investments, both 
public and private. 

He adds that economic programming is 
likewise a basic prerequisite for a rational 
development process which is more rapid and 
socially more equitable and less costly. Such 
programming provides guide lines for econo-
mic policy, indicating probable or possible 
outcomes and alternative action to those whith 
decision-making responsibility. 

He then describes the new organization 
for the BNDE's Economic Department appro-
ved during 1963 and which includes a Do-
cumentation Sector and the following Techni-
cal Divisions: Sectorial Studies, Programming, 
Regional Studies, and Statistical and Actuarial 
Studies. 

RESUME 

ETUDES ECONOMIQUES DU BNDE 

L'auteur expose les principes qui ont 
regi la restructuration du Departement Eco-
nomique de la Banque et la conception qui 
oriente les activites de ce Departement. 

Il affirme que Pactivite d'une banque 
publique de developpement pent se presenter 
comme un complement des investissements 
qui se font spontenement, mais elle peut avoir 
aussi un caractere pionnier ou promoteur de 
nouvelles entreprises. La Banque doit, par 
consequent, connaitre le rytlune et Porienta-
tion des investissements prives et publics. 

II ajoute que la programmation econo-
mique est a in base de n'importe quel 
processus de developpement rationnel plus 
juste du point de vue social et moins couteux. 
Cette programmation fournit des lignes d'une 
politique a suivre, indique les resultats pro-
babies ou possibles ainsi que des alternatives 
d'action it ceux qui detiennent le pouvoir de 
decision. 

II decrit ensuite la nouvelle structure du 
Department Economique approuvee en 1963 
et qui possede depuis lors un Secteur de Do-
cumentation et les Divisions techniques it 
suivre: Etudes Sectorielles, Programmation, 
Etudes Regionales, Statistique et Etudes Actu-
arielles. 
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ANOTACOES PARA PROGRAMACAO MACROECONOMICA 

BRUNO MATTOS LINHARES 

Chefe da Divisao de Programacrio do 

Departamenfo Econamico do BNDE 

I 

O atendimento do interesse geral nas 
relagOes econemicas — por vezes concei-
tualmente indefinido e, illtimamente, iden-
tificado corn o estabelecimento de certo 
ritmo de desenvolvimento, de emprego ple-
no da fOrga de trabalho e de razoavel incre-
mento no nivel de rendimentos reais para 
as classes de rendas mais reduzidas, vem 
exigindo dos Poderes Politicos tanto o exer-
cicio, cada vez mais amplo e pronunciado, 
de esquemas reguladores, quanto a mani-
pulacao de variaveis estrategicas, cuja efi-
ciencia e repercussio, prOximas e remotas, 
ficam nas estimativas intuitivas dos respon-
saveis pela Politica. E certo que tal Poli-
tica aprioristica nao carece, inteiramente, 
de formulagao analitica ou de uma filosofia 
de atuagao. Diriamos que, socialmente, 
mais sensivel e imediata, ao proporcionar 
a concretizagio de algumas metas impor-
tantes, sem examinar da compatibilidade 
temporal das posicOes relativas assim defi-
nidas. See aceito o contexto sOcio-econO-
mico, relagOes tecnicas e de comportamento 
devem ser amoldaveis ou passiveis de auto-
adaptagao. 0 sucesso da Politica na perse-
guicao dos objetivos fixados e entendidos 
como reclamo do ambiente social depende-
ra da capacidade de previsao de desvios na 
materializagio dos alvos (*), de identifica-
gao precisa dos fatOres geradores de ano-
malies, e da adequagao da instrumentagao 
utilizada. 

0 problema proposto exige, natural-
mente, urn esquema analitico — tecnica-
mente denominado model° — que especifi-
que as variaveis em causa, exprima as re-
lagOes estruturais e suas variagOes e seja, 
enfim, descrigao razoavel da realidade sii-
eio-econamica. Visto que parametros tec-
nicos e institucionais sao criacOes humanas, 

(*) Traducao da expressio inglesa "target", ge-
ralmente utilizada no idioma portugues atraves 
do vocabulo "meta". 

o model° deve indicar a tendencia e a pos-
sibilidade de alteragao desses parametros 
como decorrencia da utilizagio dos prOprios 
instrumentos da Politica. Os resultados 
nao se apresentaram muito satisfatOrios, 
enquanto se procurou fixar as condigOes de 
operagao dos elementos econOmicos corn 
base em pressupostos que a realidade vem, 
justamente, contrariando. 0 apriorismo 
Politico esteve contornando essas dificul-
dades de irrealidade da "teoria pura". Mas 
a medida que a formulagao analitica pre-
tende explicar os fatos econOmicamente sig-
nificativos, em relagEo a sua repercussao 
social, torna-se complexa e tende a excluir 
a possibilidade de exposigao simples (ainda 
que nao impressione pelo instrumental uti-
lizado ou por falsa nogg° de precisao), 
sendo, em conseqiiencia, substituida pelo 
entusiasmo de decisOes rapidas corn reper-
cussOes a serem ajustadas posteriormente. 
No momento, entretanto, em que a formu-
lagao analitica tern presente os designios 
sociais de mudanga, a estrutura lOgica das 
interrelagOes conceituais passa a orientar, 
efetivamente, a elaboragan de programas 
politico-econOmicos. 

A vida politico-econOmica a marcada 
por elementos quantitativos e qualitativos. 
Definido o quadro de relagOes sOcio-cultu-
rais e institucionais, as relagOes estruturais 
expressas no model° economic° hEo de 
quantificar as variaveis, segundo o ambien-
te geral socio-econOmico, e englobarao as 
reagOes internas que nao implicam em 
abandono ou reformulagEo desse ambiente. 
Os elementos qualitativos modificam o 
quadro de relagOes primarias (sOcio-cultu-
rais e institucionais), determinando, em 
conseqiiencia, novas relagOes econOmico —
estruturais pela alteragio de comportamen-
tos e de polos de decisao. Na formulagao 
de modelos econOmicos nao vem sendo con-
sideradas, em geral, essas alteragOes qua-
litativas e, quando referidas, o problema 
limitado a modificagOes pouco profundas 
no quadro geral de analise. Isso nao impe- 
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de, entretanto, que se conclua por medidas 
de aspecto qualitativo, quando a fixagao 
de certos parametros nao encontra solugao 
no model°. Conduziremos a analise consi-
derando, especificamente, apenas elemen-
tos quantitativos e suas implicagOes de Ion-
go e curto prazo na evolugao econOmica. 

II 

mas podem ser considerados, individual-
mente, como a resultante de vetores que 
identificam as caracteristicas tipologicas 
das partes agregadas. 0 problema analitico 
consiste, entao, em especificar a forma pela 
qual os diversos graus de utilizagao dos fa-
tares determinam o nivel Y e variagao 

A Y/ A t do Produto. 

0 objetivo do analista economic° e a 
descrigao do estado e do funcionamento da 
economia. Procura-se reunir entidades 
admitidas como homogeneas quanto ao 
comportamento e sao verificadas suas inter-
relacoes no tempo e no espago. Ao longo 
da histOria da analise econOmica, os econo-
mistas tern concordado, corn maior ou me-
nor enfase, que os fatOres fundamentais na 
determinagao do nivel da atividade econ6- 
mica sao: o estoque K 

t 
de bens de capital, 

o conjunto Nde recursos naturais, a di- t  
mensao L da fOrga de trabalho, o nivel 

S 
t 

de habilidade da mao-de-obra e de co- 

nhecimento tecnolOgico aplicado, e o esta- 
gio U t  do ambiente sOcio-cultura1. 1  E evi- 

dente que esses fateres nao sac, homoge- 
neos quanto as partes que os integram, 

A K /A t = k (Y, K, N, L, S, 

A N /A t  =  n (Y, K, N, L, S, 

A L /A t = 1 (Y, K, N, L, S, 

A S /A t = s (Y, K, N, L, S, 

A U /A t = u (Y, K, N, L, S, 

A economia vem, entao, a ser descrita 
pelo sistema de equagOes simultaneas [1] 
a [6], cuja especificagao dependera das hi-
pOteses analiticas e postulados adotados. A 
mensuragao e a resolugao de tal sistema 
nao sao tarefas faceis. Em geral, a verifi- 

AY_ AY AKi +  AY AN; + 

 At i=1AK;  At 	i=1 AN; At 

r AY AL- 	v AY AS; E 	 E 
=  1 A L; At 	=1 A S; A t 

, 
Lr -

• =  1 A U;
• 
 At 	

, 

 

A evolugao da analise econOmica vem 
refletindo as preferencias dos autores, em 
sucessivas tentativas de aproximagao a rea-
lidade econOmico-social, quanto a explica-
gao das interrelag6es dos fateres supra-
mencionados. Em principio, o complexo da 
vida social parece indicar que a variacao 
do grau de utilizagao de cada um dos fate-
res esta correlacionada corn as disponibili-
dades de todos os fatOres e caracteristicas 
gerais do estagio atingido pela economia. 

U, t) 	j = 	p 	[2] 

U, t) 	j  = 	q 	[3] 

U, t) 	j = 	 [4] 

U, t) 	j = 	v 	[5] 

U, t) 	j = 	w 	[6] 

cado o valor das variaveis para determina-
do momento t = 0 como solugao explicita 
e indicada a condigao de equilibrio atraves 
de parametros estruturais que combi-
nam as fungOes, nessas condicOes iniciais. 

Y = Y (K0, NO, LO, SO) UO; all 

0 quadro analitico ora exposto corres-
ponde a hipOtese extrema de todos os fa-
tares serem endOgenos (influenciados pelo 

1 Adelman, Irma 
Theories of Economic Growth and Development, 
pg. 9 a 21. 

Stanford, Stanford University Press, 1961.  

a2;  • •  • ;  a;,  .. . ) 	[ 

sistema). Nessas condicOes, a agao do pro-
gramador economic° a limitadissima, sendo 
reduzida a alteragOes nas condigOes iniciais 
(de pequeno efeito) e a modificagOes bas-
tante complexas dos parametros estrutu-
rais. 

A outra hipotese extrema de analise 
considerar exOgena e independente a deter-
minagao de todas as variaveis econ6micas 
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K = 	(t) [1']  

N = ICT (t) [2']  

L =L (t) [3']  

S = 	(t) [4']  

U = U(t) [5'  

Y = Y (kw, ST (0, L  (0, §(t), ij(t); ai, a2, , 	ce; 	...) [6'  

Nesse caso nao ha, por definicao, inter-
dependencia das variaveis e nenhuma res-
tricao a colocada a agao do programador 
econOmico, quanto a medidas que influen-
ciem o comportamento das variaveis. Tal 
concepgao, ainda que irreal em kincipio, 
nao chega a ser absurda. A formulagao de 
urn modelo corn pretensOes de realidade se 
inicia, exatamente, corn base nesse postu-
lado que é, mais tarde, parcialmente aban-
donado. Um modelo real e operational es-
tara por conseguinte num meio termo en-
tre essas hipOteses extremas. 2  

0 fator recursos naturais tern sido, 
modernamente, considerado como passivel, 
em seu todo, de exaustao ou reproducao. 
Se, adicionalmente, se pode admitir certa 
elasticidade, na oferta do fator, nao parece 
ser, conceitualmente, inadequado, conside-
rá-lo amalgamado ao fator capital e con-
templit-lo corn a possibilidade de manipu-
lagao politico-econOmico. 

Visto que o nivel e a variagao do fundo 
de conhecimento tecnico aplicado influen-
cia o montante e a natureza do fator capi-
tal poderiamos (pelo menos a curto prazo) 
considerar que os efeitos de sua variagio 
sao integral e continuamente refletidos nas 
variagOes do fator capital. Apesar da indi-
cacao de que o fundo de conhecimento tec-
nico aplicado e o ambiente socio-cultural 
influenciam na determinagao do nivel do 
Produto tal ligagao so pode ser feita em 
termos nao mais do que ordinais. E ainda 
assim, a utilizacao das variaveis S e U t  

como instrumentos analiticos a bastante 
problematica por nao ter sido imaginado 

2 Adelman, I, op. tit., pg. 136 e 137. 

metodo para sua mensuragao. Essa é, pos- 
sivelmente, a area limitrofe mais fertil da 
Economia corn as demais ciencias humanas. 

Ao especificarmos as formas das equa-
gOes que compOem o modelo descritivo do 
sistema econOmico, teremos as chamadas re-
lagOes estruturais que serao de dois tipos: 
relagOes definicionais — que apenas indi-
cam o grau de agregagao de variaveis, e re-
lagOes de comportamento — expressio 16- 
gica dos conceitos de analise econOmica 
aplicada. 

0 nascimento da politica econOmica 
como unidade integrada e conseqiiente tern 
origem na constatagao de que os diversos 
instrumentos e objetivos esti° intimamente 
correlacionados. Constituem visa° pouco 
real consideracOes parciais de politica agra-
ria, energetica ou tributaria, por exemplo, 
sem a verificagao de suas compatibilidades 
simultaneas e a indicagao explicita dos 
ajustamentos de outras variaveis do siste-
ma. A colocagao objetiva dos designios da 
politica econOmica exige imediata identif 
cacao dos alvos que exprimem as exigen-
cias do meio social. Por outro lado, hao de 
ser alistados os instrumentos disponiveis 
aos Poderes Politicos para o exercicio de 
suas fungOes e que, se adequados, permiti-
rao a materializacao de tais alvos. Em prin-
cipio e, normalmente, sendo necessario en-
tender o quadro sOcio-politico em determina-
do momento como perfeitamente definido 
e corn caracteristicas de alguma rigidez 
(quanto a possibilidade de mutagOes pro-
fundas), podemos considerar resolvidos 
esses dois problemas iniciais. 0 modus fa-
ciendi de determinada Politica ira depen-
der, entao, da avaliagao dos instrumentos 
e da formulagao lOgica das interrelagOes de 
instrumentos e alvos. Aqui encontramos o 
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ponto de contacto entre a Analise EconO-
mica e a Politica EconOmica. 

Em Analise, observamos o mundo eco-
nomic° corn a finalidade de obter e expli-
car as interrelagOes do sistema, indicando 
possibilidades de equilibrio segundo os corn-
portamentos do meio social. Em Politica, 
consideramos essa explicagao das interre-
lacOes do sistema como realizada (formal e 
tearicamente, satisfateria ou nao) e o obje-
tivo passa a ser a maneira de influenciar o 
funcionamento do prOprio sistema. Para o 
analista, as variaveis cujo comportamento 
nice) a influenciado pelo sistema economic° 
mais aquelas que se encontram sob o co-
mando das Autoridades Politicas sao consi-
deradas exagenas, sendo tOdas as restantes 
endOgenas. Dessa forma, o analista tenta 
explicar variaveis endOgenas cujos expli-
candos sao variaveis exegenas e/ou end6- 
genas. Na formulagao de Politica Econorni-
ca, as variaveis sao identificadas segundo as 
possibilidades de manipulagao e as rela-
cOes intimas com os objetivos colimados. 
Assim, sao ditas variaveis-objetivos (me-
tas — "targets"), y e em numero de n, 

k 

aquelas que exteriorizam os designios eco-
nOmico-sociais e cujos niveis o Poder Poli-
tico quer fixar (nivel de emprego, renda 
per capita, etc.). Sao instrumentos ou pa-
rametros politicos z 1  e em nionero n' as 

variaveis econtimicas que se encontram sob 
o comando do Poder Politico (estrutura tri-
butaria, taxa de juros, taxa de cambio etc.) 
e que sera° utilizadas para induzir a con-
secucao dos alvos. Outras variaveis exter-
nas ao complexo social em causa sao con-
sideradas dados do problema u (preps 

externos de importagio, etc.) em ninnero 
N'; as variaveis remanescentes e necessa-
rias para a explicagao integral do sistema 
econOtnico, mas sem interesse imediato 
para a Politica EconOmica, sao ditas varia-
veis irrelevantes x em nitmero N. Os 

alvos y k  podem ser ainda considerados, se- 

3 Tinbergen, J. 
On the Theory of Economic Policy, pg. 6 e 7. 
Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1952. 
Narasimham, N.U.A. 
A Short Term Planning Model for India, pg. 4, 
52 e 53. 
Amsterdam, North-Holland Publishing, Co., 1956. 

4 Tinbergen, J., op. cit., pg. 15.  

gundo uma escala de prioridades, condicio-
nais (menos urgente) ou incondicionais 
(cumprimento imediato exigido). 3  

Classificacao das Varifiveis Econotnicas 

Variaveis Analise Politica 

Y endegenas 

exagenas 

endOgenas 

exagenas 

metas 

instrumentos 

irrelevantes 

dados 

Verificamos, entao, que os problemas 
de Analise e de Politica EconOmica sao 
opostos, sem serem incompativeis. 0 que o 
economista procura explicar a considerado 
pelo Politico, em parte, elementos pre-fi-
xados ou irrelevantes; e o que o Politico 
procura resolver (quantificagao dos instru-
mentos) sao valores conhecidos no proble-
ma para o analista econOmico. 

Uma hipOtese largamente utilizada (por 
ser simplificadora) na problematica da Po-
litica EconOmica, quanto as interrelagOes 
variaveis, e o postulado de que as relagOes 
sao lineares. 0 sistema de relagOes estrutu-
rais a descrito, entao, na forma: 

E; aii  x; 	Ek #flc Yk + El 7il Z1 = u1 	[8] 

i = 1, 	 ,  N' 

k = 1, 	, n 

1 = 1, 	 ,  n' 

ouAx+By-1- Tz= u 	[9] 

com urn ninnero N' de relagOes estruturais 

e onde aii, 	 e -ni sao coeficientes cor- 

respondentes as matrizes A, B e T. 4  A es-
trutura da economia a descrita pelas matri-
zes indicadas. 

A solugao do problema nao se encerra, 
entretanto, corn a quantificagao dos para-
metros politicos, conhecidos os alvos. Ain-
da devido ao consenso publico, valores  li- 
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mites sao impostos a variagao dos valores 
dos instrumentos governamentais, de sorte 
que essas restrigOes formalizam o problema 
em termos de inequagOes. 

Em termos gerais, a resolugao do pro-
blema da Politica EconOmica consistira na 
indicagao dos valores &Limos dos parame-
tros politicos que maximizam os alvos. Os 
alvos sao considerados, portanto, flexiveis; 
tanto alvos, como instrumentos sao incOg-
nitas e os dados sao, naturalmente, conhe-
cidos. Eliminadas as variaveis endOgenas 
irrelevantes, chegamos a urn sistema simpli-
ficado de equagiies, que é, entao, o model° 
de decisao corn a condigao de ma2dmo 

Yak (yk, z1, u1) = 0 (k = 1, . . .  ,  n) 	[ 10 

Contudo, a presenga de restrigOes a 
variagao dos parametros politicos e dificul-
dades na fixagao da fungao de bem-estar 
conduzem a particularizagao que a inclusi-
ve urn esfOrgo de identificagao corn a pre-
ferencia real dos Poderes Politicos orienta-
dos pelas exigencias do meio social. Porisso, 
o caso pratico, sem ser o mais geral, limi-
ta-se a consideragao de alvos pre-fixados. 
O problema de politica econOmica se reduz, 
entao, a obtengao dos valores dos parame-
tros politicos que verificam as metas pre-fi-
xadas. 

0 model° considerar-se-a. "completo" 
ou nao, segundo o numero de equagOes do 
sistema (igual ao numero de alvos) seja 
igual ou nao ao numero de parametros po-
liticos (incOgnitas). Sendo o numero de al-
vos igual ao de instrumentos (k = 1), o 
sistema a determinado e admite tuna itnica 
solugao. Essa solugao sera factivel desde 
que nenhuma restrigao tenha sido violada. 
Ocorrendo a Ultima hipOtese, as equagOes 
estruturais que implicam em violagao das 
restrigOes terfio que ser substituidas por 
inequagoes. Se o numero de alvos fOr su-
perior ao numero de parametros politicos, 
nao ha, em geral, possibilidade de solugao, 
a menos que alguns alvos sejam combina-
dos, pois as variaveis sao inconsistentes. No 
caso de o numero de alvos ser menor do 
que o de instrumentos, o programador eco-
nomic° tern a tarefa facilitada, podendo 
optar dentre numero infinito de solugOes 
(respeitadas as restrigOes). 5  

5 Narasimham, N.U.A., op. cit., pg. 54 e 56. 

Conhecidas as relagOes estruturais, co-
loca-se o problema de saber em que medi-
da determinados parametros politicos sao 
mais ou menos eficientes para a realizagao 
dos alvos. A freqiiencia das disputas teOri-
cas e praticas (quando ha concordancia 
quanto aos objetivos politicos) decorre de 
preferencias pela adogao de medidas, su-
postamente mais eficazes, sem indicagao 
dos termos de comparabilidade. No quadro 
analitico aqui exposto, o problema da quan-
tificagao do esfOrco comparado pode ser re-
solvido atraves das razoes incrementais en-
tre as variaveis instrumentos e alvos. 

ay,/ a z1  

para os alvos fungao dos parametros poli-
ticos, ou 

1 

azdayk  
para valores desejados dos instrumentos 
de politica fungfio dos alvos. 8  

III 

Na construg5o de urn model° explica-
tivo da realidade econOmica, o analista ha 
de se fixar na observagao de numero redu-
zido de variaveis e descrever as interrela-
goes segundo postulados de analise que 
simplifiquem a realidade sem a desfigurar. 
Adiantamos a seguir uma estrutura lOgica 7 

 baseada em conceitos neokeynesianos e se-
gundo formulagOes de Haavelmo (1954) e 
Kaldor (1957), 8, a qual sera iitil na analise 
de problemas econOmicos em periodos lon-
gos. Sua aplicabilidade (e, em geral, de to-
dos os modelos) dependera, em cada caso, 
da realidade dos postulados e da possibili-
dade de mensuragao adequada dos para-
metros. As simplificagOes mencionadas na 
parte II vamos adicionar os seguintes pos-
tulados: 

6 Tinbergen, J., op. cit., pg. 53, e 54. 
7 Adelman, I., op. cit., cap. VII. 
8 Haavehno, T. 

A Study in the Theory of Economic Evolution, 
Amsterdam, North-Holland Publishing C°, 1954. 
Kaldor, N. 
A Model of Economic Growth. 
in The Economic Journal, Dez. 1957, pg. 591-624. 
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I) a evolucao da populacao tem explica-
cao endogena atraves do nivel de sala-
rios reais; 

II) os fatores de producao sao de dois ti-
dos: capital e trabalho; 

III) a acumulacao de capital esti positiva-
mente correlacionada com a produtivi-
dade media do capital; 

IV) hi pleno emprego inicial da f Circa de 
trabalho e os desvios ao longo do pro-
cesso sao devidos a ajustamentos con-
junturais sem importancia (inexiste 
desemprego estrutural); 

V) a funcao de producao a do tipo Cobb-
Douglas; 

VI) os efeitos do progresso tecnologico sao, 
em principio, neutros. 

A dimensao da forga de trabalho deve 
evoluir defasada da populagao total e se 
constituir parte proporcional estavel da 
mesma, segundo os habitos e valores so-
ciais (abstraindo a possibilidade de migra-
gao de contingentes relativamente signifi-
cativos e os efeitos de catastrofes excep-
cionais). Dado, entao, o nivel de Renda e 
o contexto socio-cultural, a taxa de cresci-
mento da populagao variara corn a distri-
buigao da Renda. Admitido que salarios ao 
nivel de subsistencia nao permitem (por 
definigao) mais do que subsistir, constata-
se que a elevagao do nivel de salario real 

acompanhada de incremento da taxa de 
crescimento da populacao (por melhoria 
imediata das condigoes sanitarias e de ali-
mentacao). A elevacao da taxa de cresci-
mento p t  da populagao deve ser substan- 

cial para os niveis iniciais superiores de sa-
larios, atingir urn valor maxim° corn o 
prosseguimento do processo e, finalmente, 

declinar tendendo para valor p, segundo 
os desejos comunais de reprodugao em ni-
veis salariais elevados. 9  Admitido que a 

9 E evidente que o contato de sociedades corn 
contextos sociais distintos tende a homogenei-
zá-las pela influencia da mais evoluida e pela 
integragao (ainda que parcial) dos elementos 
provindos da menos evoluida, segundo os 
padroes de comportamento na sociedade do-
minante. 

forga de trabalho ha de estar plenamente 
empregada, decorre que o equipamento da 
mao-de-obra em qualquer momento e em 
nivel igual ao padrao inicial dar-se-a corn 
o crescimento relativo k do estoque de ca-

t 
pital igual ao crescimento preterito relativo 
p da populagao que nesse moment() se 

t-1 
incorpora a forca de trabalho. Visto que o 
crescimento relativo 1 ( = p ) da fOrca 

t 	t-1 

de trabalho e independente das circunstan-
cias do momento t, temos que a variacao 
relativa q da relagao capital-trabalho 

exatamente igual a diferenca entre os cres- 
cimentos relativos k do estoque de capital 

e 1 da fOrga de trabalho."' 

q, 
—k t  —1 	 [11] 

Admitido que as inovacOes nao terao, 
em principio, a caracteristica de deslocar 
m50-de-obra, urn aumento da taxa de Ca-
pitalizacao incrementara a procura de mao-
de-obra. Dessa forma, pode-se esperar que 
elevagOes da razao capital-trabalho tende-
rao, ultimamente, a elevar os niveis sala-
riais. 

dw t  /dt = f(q ) 	[12 ] 

0 estado de equilibrio da evolucao eco-
nomica dependera, entao, da taxa de cres-
cimento da populagao e da taxa de capitali-
zacao, corn ajustamentos feitos atraves da 
variagao da relagao capital-trabalho e do 
nivel salarial. 

Esbogado o quadro analitico, sera con-
veniente verificar as condigOes sob as quais 

determinada a taxa de capitalizacao. Co-
mo, por suposicao, a sociedade em analise 
esta caracterizada pela existencia nitida de 
dois segmentos: o que aufere renda-lu-
cro e a destina ao consumo e a investimen-
to, e o que percebe salarios e o consome 
integralmente, a poupanca S da comunida-
de sera parte proporcional do montante P 

10 sendo K/L urn valor dado no problema, temos 

• (K \ _ dK/dt K dL/dt 
dt 	 L 	L L °u  

d(K\ /K dK/dt dL/dt 

dt kL I/ L 	K 
in Haavelmo, op. cit., pg. 107 
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de lucros, segundo uma propensao media 
a poupar, 

S = a • P 	 [13 ] 

com a igualdade entre poupangas S e in- 
vestimentos I como concligao de equilibrio 

S = I 	 [14] 

A taxa de capitalizagao sera 

k=a--=a•r [ 15] 

onde r 6 a taxa de rentabilidade ou, sim-
plesmente, a rentabilidade do capital. 

0 crescimento economic° que pode ser 
proporcionado pelo investimento integral 
das poupangas formadas a dito potencial. 
Em condicSes de equilibrio a longo prazo, 
esse crescimento potencial sera igual ao 
crescimento necessario para que a mao-de-
obra adicional seja equipada pelo menos ao 
nivel alcancado no peiiodo anterior. Assim, 
se o crescimento economic° em equilibrio 
6 potencial e requerido e se temos de admi- 
tir (por motivos extra-econOmicosli) algu- 
ma constancia para a propensao media a 
poupar, o sistema ha de ser equilibrado 
atraves da rentabilidade do capital. Em caso 
de insuficiencia do crescimento potencial, 
ocorrera redistribuigao de renda e/ou mo-
dificagao da relagao capital-produto. 

 it < kt = a • —IT = a IT
/
T 

Essa possibilidade de tratamento elas-
tic° da relagao capital-produto a bastante 
real, visto ser a propensao a investir sen-
sivel a variagOes do estoque de capital ade-
quado aos niveis de produto. 12  A etapa se-
guinte sera, entao, o exame da interde-
pendencia explicita entre os niveis de pro- 

11 A distribuicao da Renda pode estar determi-
nada por fatares institucionais de propriedade 
e heranga, assim. Como os niveis das propensOes 
serem histaricamente determinados. 
Vide Kaldor, N. 
Alternatives Theories of Distribution 
in Review of Economic Studies, !naive, 1956, 
pg. 94-100. 

12 Como corolario temos a taxa desejada de in-
vestimento, mais do que a taxa desejada de 
poupanga, sendo o fator determinante princi-
pal na variagao da taxa de crescimento po-
tencial. 

duto e as relacoes capital-produto e capital-
trabalho. 

Admitido que a fungao de produgao 
do tipo Cobb-Douglas, temos que o produ-
to Y igual a 

0 << 1 
Y = 	• L7 
	

[ 16] 
0 < y < 1 

onde K e o estoque de capital, L a dimen-
sao da fOrga de trabalho e os expoentes as 
elasticidades constantes do produto em rela-
gao, respectivamente, ao capital e ao tra-
balho. 

No caso de 13 + 7 = 1, teremos o 
sistema trabalhando corn economias cons- 

tantes de escala; sendo 	+ y > 1, ha 
economias crescentes de escala; e ocorren- 

do /3 	< 1, temos economias decres- 
centes de escala. Se fizermos para simplifi-
car 

= 1 — ± 	[17 ] 

as situagOes serao S = o, para economias 

constantes de escala, 5 < o para econo- 

mias crescentes de escala, e 5 > o para 
economias decrescentes de escala. 

Dividindo [16] por L e considerando a 
igualdade expressa em [17], temos por 
simples transformagOes 

(Y) 	dL 	d (K 
clf 	a 	) dt 1  

— 	 3 	# 	 [18 ] 
Y/L 	 K/L 

Fazendo a variacao relativa do produto por 
trabalhador igual a z, a taxa de crescimen-
to da fOrga de trabaiho igual a 1 e a va-
riagao relativa da relagao capital-trabalho 
igual a q, podemos escrever [18] na forma 

z = — o1 +$q 

A equagao anterior 6, num sistema de ei- 
xos ortogonais, uma reta com inclinagao 

igual a # e trago igual — 81, visto que 
1 e urn dado do problema. Em situagao de 

economias de escala temos 8 < o e como 

1 > o a reta tern trago positivo. Os valores 
de equilibrio se verificam no ponto onde a 
taxa de crescimento do produto por traba-
lhador e a taxa de variagao da razao capi-
tal-trabalho se igualam, resultando uma 
relagao capital-produto que pode perdurar 
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a longo prazo. Em qualquer ponto a esquer-
da do ponto de equilibrio, o incremento da 
razao capital-trabalho leva a incremento 
de salirios e eleva a relagao capital-pro-
duto. Como a taxa de crescimento da popu-
lace° a sensivel a variagOes do nivel de sa-
larios, a reta se desloca para cima e o pon-
to de equilibrio vai corresponder a relagao 
capital-produto ainda mais elevada. Esse 
o sentido de um crescimento socialmente 
Otimo,13  onde a garantido o pleno emprego 
da forga de trabalho e uma disponibilidade 
per-capita crescente de bens e servigos. 

No ponto de equilibrio temos z e q 
iguais 

z = q = m ou m = — (3 /5± 13m 

—Sp 
m = 

1 — # 
e a taxa de capitalizagao sera 

k=1+q=f1d-m—ri. 1 7 0 	[20 ] 

A equagao [20] nos permite concluir 
que o crescimento requerido e potencial 
exige adaptagoes na propensao media a 
poupar e/ou na rentabilidade do capital, a 
menos que o acaso as tenha conduzido a 
combinagao exigida de valores. 

Devemos considerar, entretanto, que o 
crescimento potencial apenas fornece o su-
porte a algo que ha de ser possivel. 0 cres-
cimento possivel ester determinado pela ca-
pacidade plena de produce° de bens de ca-
pital, segundo a composigao do produto e 
a estrutura da indirstria. 14  Desde que seja 
politicamente factivel a atuagao nesse cam-
po, certamente a relagao capital-produto se 
elevara (ainda que apenas setorialmente) 
e o crescimento potencial e requerido em 
situagao de equilibrio estari garantido ao 
longo do processo. 

0 estabelecimento de progresso tecno-
logic° neutro provocara o deslocamento da 
fungao de variagao relativa da produtivida-
de por trabalhador para posigao superior. 
0 progresso tecnolOgico nao neutro alte- 

13 Kurihara, K.K. 
The Keynesian Theory of Economic Deve-
lopment, pg. 44-45. 
London, George Allen & Unwin, 1959. 

14 Kurihara, K.K. 
Introduction to Keynesian Dynamics, pg. 201. 
London, George Allen & Unwin, 1956. 

rarer a inclinacao da fungao de produgao, 
tornando-a mais pronunciada no caso de 
inovag5es tipo capital intensivas. 

Identificado o model° explicativo do 
funcionamento da economia, o programa-
dor procede a mensuragao dos parametros 
e estima os valores das variaveis para pe-
riodos medios e curtos, 15  fixando-se nas 
condigOes de realizagao dos alvos, segundo 
suas interrelagoes corn os parametros poli-
ticos. A politica empirica sera, entao, exer-
citada atraves da corregao das diferengas 
entre os valores desejados para os alvos no 
proximo ano, por exemplo, e os valores pre-
vistos na hipOtese de manutengao da politica 
econOmica seguida. 

IV 

0 model° elaborado para nortear uma 
politica econOmica tenderi a se estruturar 
nas bases esbogadas e sera suficientemente 
especifico na descrigao do sistema econO-
mico. Em tese, o ninnero de macro e micro 
variaveis, em diversos graus de agregagao 
setorial e regional, nao constitui problema 
analitico insuperavel, mas a complexidade 
do model° torna dificil a explicagao sim-
ples de suas interrelagOes. A aversao ao 
complexo e a comodidade das relagoes sim-
ples (ainda que nao comprovadas) sao as 
dificuldades principais no estabelecimento 
de uma politica programatOria. 

A disponibilidade de dados de obser-
vagao é, em geral, o grande fator limitati-
vo a elaboragao de uma politica programa-
tOria. A precariedade dos dados estatisticos 
pode inclusive importar na adogao de urn 
modelo que nao reflita satisfatOriamente a 
realidade. 

A elaboracao e o estabelecimento de 
politica programatOria sao tarefas para equi-
pe. A organizagao dessa equipe a de matu-
ragao demorada, pois exige experiencia 
mesmo para os que tern boa formagao ana-
litica. 

15 A selegio das relagaes estruturais segue-se a 
especificagio dos intervalos de ajustamento 
("lags"), corn o que, em teoria, se completa 
o model° para os testes econometricos e ava-
liag'io dos parametros. 
Vide Allen, R.G.D. 
The Structure of Macro-economic Models 
in The Economic Journal, Margo 1960, pg. 38-39. 

[19] 

REVISTA DO SNIDE 	 19 



	

SUMMARY 
	

RESUME 

NOTES ON MACROECONOMIC 	 ANNOTATIONS POUR LA PROGRAMMATION 

	

PROGRAMMING 	 ECONOMIQUE 

The author examines the use of a model 
as an aid for government action in the 
economic sector. 

After commenting upon two extreme 
concepts of a model (endogeneous and 
exogeneous factors), the author passes to the 
consideration of the model's structural rela-
tionships and the variables of the economic 
system in the light of their nature and 
classifications from the points of view of 
Economic Analysis and Policy. 

Finally, the author describes in detail the 
construction of a model. 

L'auteur expose l'utilisation d'un modele 
destine a aider le gouvernement dans le 
secteur economique. 

Il examine d'abord deux conceptions 
extremes de modele ( facteurs endogenes et 
facteurs exogenes) et fait ensuite des consi-
derations sur les relations structurales du 
modele et les variables du systeme economi-
que quanta leur nature et classification sous 
detaillee de la construction d'un modele. 

L'auteur presente, enfin, nue exposition 
les points de vue divergents de l'analyse et de 
la politique economique. 
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ESTUDOS SETORIAIS E PROGRAMACAO ECONOMICA 

JOSE PELCICIO FERREIRA 

Chefe da Divisao de Estudos Setoriais 

do Departamento Econamico do BNDE 

A — Desenvolvimento Economico: 
Requisitos 

0 desenvolvimento economic°, de ma-
neira simplificada, pode ser entendido co-
mo urn processo de progressivo dominio 
das fOrgas e elementos da natureza e de co-
locagao dessas mesmas fOrgas e elementos 
a servigo do bem-estar da coletividade, 
proporcionando aos individuos que a corn-
poem, satisfacao crescente de suas necessi-
dades basicas. 

Este esfOrgo consciente no sentido de 
controlar as fOrgas e elementos da natureza 
e de uti Liza-las em beneficio da sociedade 

possibilitado pelo progresso da Ciencia. 
As conquistas que se obtem neste terreno 

que permitem sejam construidas as bases 
do progresso tecnolOgico. 

A tecnologia, ou, em outras palavras, 
as inovacOes tecnolOgicas constituem o re-
sultado da aplicacao e do conhecimento do 
metodo cientifico a atividade econOmica, 
tendo em vista a satisfacao das necessida-
des humanas. 

Em virtude do avanco cientifico e da 
sua transformacao em fator de desenvolvi-
mento econOmico pela via do progresso tec-
nolOgico, criam-se novos bens e aperfei-
goam-se produtos je conhecidos; surgem 
processos e tecnicas de producao mais efi-
cientes; introduzem-se novos metodos de or-
ganizagao da atividade produtiva; recursos 
naturais ate entao inaproveitados passam 
a ter utilidade, etc; desencadeia-se, enfim, 
todo urn conjunto de modificagoes que pro-
voca, a seu turno, um aumento continuado 
da produtividade fisica da f Circa de traba-
lho de uma dada economia. 

0 desenvolvimento economic° encontra, 
assim, a sua expressao no incremento da 
produtividade fisica da fOrga de trabalho, 
o qual, por sua vez, a uma consequencia do  

progreso tecnolOgico, o qual se transmite ao 
sistema econOmico pela via da acumulagao 
de capital. Os investimentos realizados quer 
corn o objetivo de repor o estoque de ca-
pital de uma determinada economia, quer 
corn a finalidade de expandir esse mesmo 
estoque, tendem normalmente a incorporar 
as inovagOes recentemente surgidas no do-
minio da tecnica. Esta e a razao que em-
presta suma importancia aos investimentos 
no processo de desenvolvimento econOmico, 
pois, alem de ampliar a capacidade produ-
tiva da economia, aumenta, tambem, a efi-
ciencia da sua fOrga de trabalho ao dote-la 
de tecnicas de produgao de nivel superior. 

Pode-se, destarte, identificar no ato de 
investir e no progresso tecnolOgico as duas 
variaveis estrategicas do processo de desen-
volvimento econOmico, de cujo comporta-
mento depende o ritmo ou a velocidade 
desse mesmo processo. Ha, todavia, neces-
sidade de que se cumpram duas condigOes 
fundamentais para que ambas as variaveis 
atuem corn tOcla a itensidade como agentes 
dinamicos do processo em questa(); 

1.°) — que a economia conte corn 
um corpo social tambem dinamico, de 
grande mobilidade, e que possua urn 
quadro institucional em permanente 
aperfeigoamento e atualizagao, de mo-
do a propiciar o florescimento e a absor-
giro de novas tecnicas e a estimular e 
favorecer a formagao de capital; e, 

2.°) — que a sociedade se dispo-
nha efetivamente a subtrair ao consu-
mo uma parcela significativa de sua 
renda, de sorte a manter alta a taxa de 
investimentos, concorrendo, por essa 
forma, para ampliar a capacidade do 
aparelho produtivo ao mesmo tempo 
que para modificar, qualitativamente, a 
composigan do estoque de capital da 
economia. 
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Conquanto tOdas as economias se de-
frontem corn dificuldades para cumpri-las, 
independentemente do estagio de desenvol-
vimento em que se encontrem, a evidente 
que this condigOes sac) particularmente di-
ficeis de atender no caso das economias 
subdesenvolvidas. 

Nessas economias, quase que por de-
finigao, os estratos sociais sao pouco per-
meaveis, dificultando o acesso das grandes 
massas da populagao aos beneficios da civi-
lizagao, particularmente aos beneficios da 
cultura, sem o que nao pode haver efetivo 
desenvolvimento cientifico e progresso tec-
nolOgico. Nao obstante seja verdade que 
possam desfrutar dos avangos tecnicos con-
seguidos em paises mais adiantados, as eco-
nomias subdesenvolvidas devem dispor de 
urn minimo de capacidade para promover 
a sua adaptagao as condigOes e limitagOes 
que lhes sao peculiares, sob pena de ver-
lhes reduzida a eficiencia ou ate mesmo de 
nao poder utiliza-las, em determinadas cir-
cunstancias. Nao sao incomuns os casos de 
incompatibilidade relativa ou total entre 
processos tecnolOgicos de produgao de cer-
tos bens, desenvolvidos em outros paises, 
e a constelagao de recursos naturais de uma 
certa economia, ou, entao, corn as dimen-
s5es do respectivo mercado, situagOes em 
que se tornaria inexeqiiivel ou desaconse-
lhavel a sua utilizagao, do ponto-de-vista 
economico. 

A formagao de pessoal qualificado, nos 
seus varios niveis, deve it alcangando seg-
mentos cada vez mais amplos da popula-
cao para que a faith, de quadros nao se ve-
nha a constituir em serio empecilho a in-
corporagio de inovag5es tecnolOgicas ao 
processo produtivo. 0 sistema de castas —
seja imposto por motivos religiosos, seja 
forgado pela existencia de urn sistema ri-
gido e altamente regressivo de distrihui-
gao da renda — ao impedir a disseminagao 
da cultura pelo maior nilmero de membros 
da coletividade, op:5e, sem ditvida, um freio 
a formagao de pessoal habilitado a criar ou 
a adaptar novas tecnicas as reais necessi-
dades de suas estruturas economicas. 

0 subdesenvolvimento manifesta-se, 
igualmente, na inadaptagao das instituicOes 
as exigencias de flexibilidade e permanente 
atualizacao impostas pelo desenvolvimento  

economico. Tambem a este respeito os exam-
plos podem ser numerosos. 

A estrutura agraria brasileira, por 
exemplo, reconhecidamente defeituosa, re-
presenta sem duvida urn seri° empecilho 
ao aumento do produto agricola e a eleva-
gao dos niveis de produtividade do traba-
lho rural, ao determinar uma combinagao 
inadequada de fatal-es de produgao, a urn 
baixo nivel de tecnica, e ao provocar uma 
distribuigao sumamente desigual da renda 
gerada na agricultura. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia, da Fundagao Getirlio 
Vargas,(*) sObre a agricultura paulista no 
ano agricola de 1958-1959, a qual, tambem, 
ostenta uma estrutura agraria imperfeita, 
embora melhor que no resto do Pais, reve-
lou que na distribuigao funcional da renda 
os salarios participavam corn 38%, deven-
do notar-se que ai se inclui a remuneragao 
que a atribuida ao proprietario e membros 
da familia, pelo trabalho que realizaram em 
suas exploragoes prOprias. Este percentual 
contrasta corn os 60% da participagao dos 
salarios na renda das atividades urbanas. 
Apesar da influencia de diferengas na es-
trutura tecnica de produgao, aquele des-
compasso observado na participagao dos sa-
larios nas rendas urbana e rural traduz, 
inegavelmente, uma distribuigao assaz re-
gressiva da renda agricola, fruto principal, 
com Veda a probabilidade, da distribuigao 
desigual da propriedade da terra. 

Como resultado da forma como se dis-
tribuia a renda agricola paulista, encontra-
ram os pesquisadores da Fundagao Getulio 
Vargas que a participagao da remuneragao 
do trabalho na renda total do Estado de 
Sao Paulo, no ano de 1959, correspondia 
aproximadamente a 56%, corn tOda a certe-
za bem acima da mesma relagao no piano 
nacional. Em paises de maior grau de de-
senvolvimento, a ref erida participagao 
muito mais favoravel aos assalariados, que 
obtem uma proporgao maior da renda to-
tal: Reino Unido — 73%; Estados Unidos 
— 70%; Suecia — 64%; Franca — 62%; 

(*) "Pesquisa Agricola em Sao Paulo", in Re-
vista Brasileira de Economia — Ano 16, n.° 2, 
junho de 1962. 

22 	 REVISTA DO BNDE 



Nova Zelanclia  —  58%. Em paises subde-
senvolvidos ocorre justamente o oposto: 
Ceilao — 41%; Colombia — 39%; Gana 
— 34%. Conhecendo-se a importancia das 
dimensOes do mercado para o desenvolvi-
mento econOmico, a fad' perceber o por-
que da posigao relativa mais favorivel dos 
assalariados nos paises de maior nivel de 
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as im-
plicagOes da estrutura agraria sabre o ritmo 
de progresso da economia brasileira. 

Corn relagao, ainda, ao setor rural, 
pode-se apontar os efeitos negativos que a 
inadequagao dos sistemas de comercializa-
cao de safras ou de distribuigao de credit°, 
exercem sabre a atividade agricola e a Ca-
pitalizagao da agricultura brasileira. 

A desatualizagio do sistema bancirio 
em relacao ao estagio já alcangado pela in-
dirstria national constitui serio &ice ao seu 
mais rapid° crescimento, o mesmo aconte-
cendo com o sistema do ensino univer-
sitario, que nao ester demonstrando capa-
cidade para evoluir corn rapidez e no sen-
tido reclamado pela industrializacao da 
economia. 

A miquina administrativa brasileira 
ester totalmente obsoleta e incapaz de per-
mitir ao Setor Palk° agir corn decisao 
sabre o processo de desenvolvimento de 
nossa economia, estimulando e ao mesmo 
tempo orientando os investimentos de mo-
do a maximizar os seus efeitos sabre a ta-
xa de crescimento da economia. Alem do 
aperfeigoamento dos instrumentos gover-
namentais de politica econennica, a indis-
pensavel que se modernize o quanto antes 
o aparelho administrativo do Estado. 

As dificuldades para o incremento da 
taxa de poupanga em uma economia sub-
desenvolvida sao tambem notOrias. Como 
pequeno o volume de sua renda, e, ademais, 
vivendo a sua populagao quase ao nivel da 
subsistencia, a margem possivel de corn-
pressao do consumo a escassa. Nero favore-
ce, por este motivo, a formagao de poupan-
gas em escala capaz de sustentar um pro-
grama de investimentos que imprima urn 
ritmo adequado ao crescimento do produto 
interno liquido. 

Diante dessa debil capacidade de pou-
panga, que caracteriza as economias sub-
desenvolvidas, a utilizacao dos recursos que  

se subtrairem ao consumo deveri ser alvo 
de cuidadosa atengao se se pretender, de 
fato, que promovam a mais alta taxa de de-
senvolvimento econenico. A selegao de ob-
jetivos e projetos de investimentos financia-
dos corn as poupangas coletadas no seio da 
economia, devera obedecer a criterios ri-
gorosos que assegurem aprovagao sennente 
aqueles que realmente mais contribuirem 
para a aceleragao do processo de desenvol-
vimento economic°. 

As limitagOes opostas ao progresso tec-
nolOgico e a acumulagao de capital nas eco-
nomias subdesenvolvidas pela escassez re-
lativa de recursos para investimentos e pe-
la inadequagao das suas instituigOes e es-
trutura social somente poderao ser supera-
das atraves de urn esfOrgo consciente e per-
sistente, mediante o qual se procure esta-
belecer claramente os objetivos a alcangar 
e se promova, a par do seu constante aper-
feigoamento, o emprego coordenado e har-
monica dos instrumentos de agao sabre o 
sistema econOrnico. Trata-se, em suma, de 
submeter o esfargo de desenvolvimento a 
disciplina de urn programa. 

B — Programacio Economica: 
Caracteristicas 

De modo sintetico pode-se afirmar que 
o objetivo da programagao econennica con-
siste em obter e sustentar, ao longo do tem-
po, a maior taxa de incremento do produto 
real, por habitante, compativel corn a es-
trutura de recursos de uma dada economia 
e corn o nivel de tecnica prevalecente, ao 
mesmo tempo que a mais justa distribuicao 
dos frutos do desenvolvimento economic° 
entre os membros da coletividade. 

Conforme assinalado anteriormente, o 
desenvolvimento economic° resulta basica-
mente da combinagao de duas variaveis --
progresso tecnolOgico e acumulagao de ca-
pital — cuja agao, em especial nas econo-
mias subdesenvolvidas, esbarra em dois obs-
ticulos — estrutura institutional resisten-
te as transformagOes ditadas pelo processo 
de desenvolvimento, e baixo nivel de pou-
pangas — os quais, para serem superados, 
exigem esfOrgo disciplinado da sociedade, 
orientado segundo as linhas-mestras de urn 
piano ou programa, cujo eficacia depende- 
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re da possibilidade ou da capacidade de ata- 
car globalmente as dificuldades que se an- 
de corn as diretrizes definidas no programa. 

Je se reconhece francamente, hoje em 
dia, graces principalmente a atuacio da 
ONU e de suas agencies regionais, como 
a CEPAL, na America Latina, que ha Vida 
a conveniencia e vantagem em se atacar o 
problema do subdesenvolvimento simulta-
neamente em todos os seus aspectos e ma-
nifestagOes, quer de natureza social, quer 
de natureza tipicamente econOmica. 0 con-
junto de providencias e de medidas que 
comp5em os chamados "programas de de-
senvolvimento econOmico" nao devem ficar, 
pois, restritos a ampliacao e aperfeigoamen-
to da base material de produce° de uma 
determinada economia, mas devem alcan-
car e enquadrar, tambem, os fenOmenos so-
ciais do subdesenvolvimento. 

Outro principio da doutrina do comba-
te ao subdesenvolvimento hoje igualmente 
consagrado, diz respeito ao papel saliente 
reservado ao Poder Pithlico na programa-
cao econOmica, sem que isto implique, ne-
cessariamente, na supressao da proprieda-
de privada dos meios de produce°. 0 que 
ocorre, na realidade, e a utilizageo, pelo 
Govern, dos verios instrumentos de exe-
cucao da politica econOmica de maneira a 
orientar e a incentivar a atividade privada, 
induzindo-a a comportar-se de conformida-
de com as diretrizes definidas no programa. 

0 Setor Public°, como responsevel pela 
elaboraceo do programa e pela coordena-
cao da sua execucao, alem da contribuicao 
que deve dar diretamente para a sua ma-
terializaceo, devere, evidentemente, apare-
lhar-se para exercer, corn eficiencia, essas 
fung5es. A capacitaceo do Setor Peblico 
para a conduce° do programa de desenvol-
vimento economic° pode desdobrar-se nos 
seguintes conjuntos de providencias: 

a) — criacile ou organizagio de urn 
sistema national de planejamento que 
permita ao Govern utilizar coordena-
mente os seus wirios instrumentos —
politica orcamentaria, politica tribute.- 
ria, politica cambial, politica monetaria, 
politica salarial, etc. — subordinando-os 
as diretrizes do piano, bem como a con-
quistar o concurso do setor privado  

para o cumprimento do programa, no 
que the disser respeito; 

b) — modernizacao da mitquina 
administrativa, dando-lhe condigiies 
para a execucao eficiente de progra-
mas de pre-investimentos bfisicos e de 
investimentos na ampliagao da infraes-
trutura economica do Pais; 

c) — aperfeicoamento constante 
das instituiciies economicas e sociais 
ajustando-as ao funcionamento de uma 
sociedade essencialmente dinamica, co-
mo soem ser as sociedades dos paises 
de economia madura — permeaveis ao 
progresso e as transformaciies estru-
turais que traz em seu bojo. 

Do ponto-de-vista de resultados pura-
mente materiais, tangiveis, os programas 
de desenvolvimento economic° encontram a 
sua sintese na taxa de incremento real, por 
habitante, que se prop5e para o produto 
interno liquido. Na descricao do piano a 
taxa global que define, sinteticamente, o 
comportamento desej ado para a economia, 
aparecere decomposta em metas de produ-
ce°, fixadas, conforme a amplitude do pro-
grama, para todos os setores e subsetores 
de atividade econOmica ou apenas para 
aqueles que exercem influencia decisive 
sabre o ritmo de desenvolvimento econOmi-
co. 0 piano podere, igualmente, ser apre-
ciado de outra perspective — o da forma-
cao de capital ou do esfOrco total de inves-
timentos programado. Examinado desse an-
gulo, o plano, ao ser detalhado, revelare a 
quantidade de recursos que se investire em 
cada ramo da economia, a fim de que pos-
sam realizar as respectivas metas de pro-
duce°. 

Como os recursos mobilizados para a 
formageo de capital totalizam, por defini-
cao, urn volume sempre inferior as necessi-
dades da economia — fenOmeno transparen-
te nos paises subdesenvolvidos — e como o 
que se pretende a maximizar os efeitos dos 
investimentos realizados, em termos de 
acelerageo da taxa de crescimento do pro-
duto real, por habitante, a sua distribuicao 
pelos verios setores do aparelho produtivo 
tera que obedecer a criterios muito rigoro-
sos de selecao de projetos. 
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C — Estudos Setoriais: 
Importancia 

A questao crucial da programacao eco-
no nica consiste, assim, em determinar a 
ex ita proporgao em que devera ampliar-se 
a capacidade de producao de cada segmento 
da economia para que se maximize o bene-
fic.o social derivado de cada unidade de ca-
pital investido. Conhecida a taxa de expan-
sao dos diversos setores infere-se dai a 
re pectiva quota no orc,amento de capital 
da economia. 

0 conhecimento efetivo da situacao dos 
dif arentes setores produtivos ou, pelo menos, 
da iueles considerados de maior importan-
cia, e condicao essential para fixar-se cor-
re amente as metas de producao e orien-
tar-se adequadamente os investimentos. 
facil compreender-se, portanto, a importan-
cia dos estudos setoriais para a programa-
ca. ° econemica. 

A diagnose constitui, por certo, a eta-
pa initial de investigacoes dessa natureza. 
Pr ytende-se, nesta fase do estudo, descre-
ver e analisar aspectos relevantes para a fi-
xa -,..ao da posicao do setor, ou setores, no 
programa de investimentos, como, por exem-
plo, os que seguem: 

a) — Caracteristicas historicas do 
seu desenvolvimento. Responsabilidade 
dos agentes public° e privado em sua 
evolucao. Papel e contribuicao de fate-
res institucionais e economicos. 

b) — Posicao no quadro geral de 
desenvolvimento da economia nacional. 

c) — Financiamento: origem e pro-
cessos de captacao de recursos para o 
seu desenvolvimento. 

d) — Estrutura e formas de orga-
nizacao do setor. Caracteristicas domi-
nantes das unidades componentes. 

e) — Estrutura e composicao do 
estoque de capital. Caracteristicas tec-
nicas. 

f) — Utilizacao do estoque de ca-
pital. 

g) — Forca de trabalho. Capacita-
cao tecnica. Produtividade. 

11) — Outros fatOres de producao: 
caracteristicas. 

i) — Posicao do setor no mercado 
nacional. 

De posse dos dados e informaciies pro-
porcionados pelo diagnestico, nao sera di-
ficil fazer-se urn prognestico sObre a ten-
dencia natural ou espontanea de crescimen-
to do setor, para verificar, em seguida, co-
mo essa tendencia se harmoniza corn os 
objetivos do programa de desenvolvimento. 
Desse exame das perspectivas de expan-
sao natural do setor e da sua compatibili-
dade corn a que se programa, derivar-se-
ao elementos valiosos para a elaboracao das 
diretrizes finais de acao, como os que abai-
xo se especificam: 

a) — Compatibilidade entre o pro-
grama setorial e o programa global; 

b) — Calculo dos investimentos ne-
cessarios a ampliacao desejada da ca-
pacidade de producao de bens e servi-
cos. Os pre-investimentos de apoio 
expansao do setor; 

c) — Fontes de financiamento dos 
investimentos projetados. Pressao so- 
bre os recursos do Setor Publico: ne-
cessidade e grau da colaboracao pre-
vista; 

d) — Delimitacao das areas de 
competencia da iniciativa estatal e da 
iniciativa privada na execticao do pro-
grama setorial; 

e) — Papel dos instrumentos go-
vernamentais de politica economica na 
realizacao do programa setorial; 

f) — Demanda de fatOres de pro-
ducao: problemas e solucCies. 

Os estudos econOmicos setoriais no Bra-
sil ganharam impulso, como era natural, 
corn a expansao industrial ocorrida na de-
cada passada, notadamente em sua segunda 
metade, corn o "Programa de Metas" do 
Governo Kubitschek, que era tipicamente 
urn piano de desenvolvimento de alguns se-
tores escolhidos. Todavia, tem-lhes faltado 
o apoio e a coordenacao de urn Orgao na-
cional de planejamento, indispensavel a sua 
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realizagao de forma sistematica, ampla e 
continuada. Em razao disto, nao tern alcan-
gado a profundidade e a extensao capazes 
de propiciar o conhecimento da estrutura e 
caracteristicas dos principais setores da 
economia — base para decisilies sabre o des-
tino de cada urn e em particular dos inves-
timentos que porventura reclamarem. 

0 setor sidenargico, por exemplo, cuja 
expansao 6 vital para o prosseguimento da 
industrializagao brasileira encontra urn se-
ri° obsticulo ao seu desenvolvimento no 
fato de necessitar de enormes massas de re-
cursos para a concretizagao de seus proje-
tos. De outra parte, a cada vez mais corn-
plexa a tarefa de decidir que linhas de pro-
dugao serao ampliadas e que projetos serao 
executados, em virtude da tendencia inevi-
tavel de diversificagao do consumo, que 
acompanha o crescimento do parque indus-
trial brasileiro, aumentando a variedade de 
tipos e de especificagoes de produtos side-
riirgicos. Os projetos finalmente seleciona-
dos deverao traduzir, de fato, uma utiliza-
gao rational dos limitados recursos dispo-
niveis, para que nao redunde em prejuizo 
para o desenvolvimento da economia na-
cional. 2 claro que samente urn levantamen-
to detalhado das caracteristicas das usinas 
existentes, bem como uma analise meti-
culosa das hipOteses possiveis sabre o corn-
portamento e composigao da demanda em 
futuro proximo, 6 que abriria possibilidades 
para o atendimento dessas duas condigOes. 
Sabe-se, tambem, que pesquisas tecnolOgi-
cas bem conduzidas poderiam aumentar 
significativamente a produtividade do par-
que siderurgico nacional, corn um melhor 
aproveitamento de materias-primas nacio-
nais; o piano de pesquisas, entretanto, de-
pende, para a sua elaboragao, de investiga-
goes previas sabre as instalagOes e processor 
operacionais das usinas. 

Estudos monograficos recentemente con-
cluidos pelo BNDE sabre urn setor menos 
complexo do ponto-de-vista da programa-
gao econamica — o da metalurgia dos nao-
ferrosos — permitiram algumas conclu-
saes de importancia para a politica de in-
vestimentos da entidade. Em alguns casos, 
como o zinco e o aluminio, a solugao con-
siste basicamente em ampliar a sua capaci-
dade de produgao. Outros, contudo, depen- 

dem, para o seu desenvolvimento, do exito 
que se obtiver em pesquisas minerais, co-
mo acontece em relagao ao cobre e ao chum-
bo, em que as reservas nacionais de mine-
rio conhecidas sao pobres e nao suportam 
uma produgao superior a atual. A solucao 
do problema se desloca, entao, do terreno 
dos investimentos industriais para o dos 
pre-investimentos no inventario dos re-
cursos naturais do Pais. 

As investigagOes superficiais ate agora 
realizadas sabre a indnstria de bens de ca-
pital demonstram, tambem, que o seu de-
senvolvimento nao padece apenas de limi-
tagOes decorrentes de escassez de recursos 
para financiar a sua expansao. Depara-se 
ela com duas dificuldades serias para a uti-
lizagao plena de sua capacidade de produ-
gao: 

a) — insuficiencia de recursos pre-
prios para o financiamento adequado 
da fabricagiio e da venda de seus pro-
dutos. Somente um exame mais detido 
do problema, que os ate agora realiza-
dos, poderia conduzir a solugiies con-
venientes para o Pais; 

b) — falta de pessoal de nivel su-
perior capacitado ao projetamento in-
dustrial, o que impede o setor de cons-
trugiies mecanicas de participar mais 
ativamente da execugao de projetos 
industriais no Pais. 0 caminho a seguir 
seria, talvez, o de modificar os meto-
dos tradicionais de forma*, e poste-
rior aperfeigoamento de pessoal de ni-
vel superior, especialmente de enge-
nheiros. 

De qualquer maneira, porem, os estu-
dos ate agora realizados sabre a indfistria 
nacional de bens de capital nao possibili-
tam uma visao integrada e completa da sua 
estrutura atual e da natureza real de seus 
problemas. Esta a uma lacuna que nao po-
deria deixar de ser preenchida na hipOtese 
de se pretender programar o seu desenvol-
vimento. Outro campo, praticamente vir-
gem, nesse particular, 6 o das indnstrias 
quimicas, notadamente no ramo da quimica 
organica. 
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Os poucos exemplos referidos acinia 
ilustram, de modo significativo, a importan-
cia dos estudos setoriais para a programa-
gao do desenvolvimento da economia brasi-
leira e devem justificar a criagao, dentro 
do mais curto prazo, de urn sistema nacio-
nal de planejamento que estimule e apoie a 
sua efetivagao. 

O BNDE tern participado da realizacao 
de quase todos os estudos setoriais promo-
vidos por agencias do Govern° Federal. Di-
versos outros tem sido efetuados por sua 
prOpria iniciativa. Como a sua agao finan-
ciadora se desenvolve ao nivel de projetos, 
integrantes dos setores basicos da econo-
mia nacional, e como sao bastante limita-
dos os recursos que administra, a justifica-
vel a sua preocupacao com tais estudos. 
Prova disto e a recente reestruturacao pro-
movida no seu Departamento EconOmico, 
comentada ern outro artigo delta Revista, 
e que teve por finalidade proporcionar 
aquele Orgao os meios indispensaveis a sua 
realizacao corn maior eficiencia. E eviden-
te, porem, que ganhariam muito, em qua-
lidade, se estivessem integrados em um pro-
grama amplo de investigagOes econOmicas, 
dirigida por urn sistema nacional de plane-
jamento, e abrangendo tOdas as demais 

SUMMARY 

agencias governamentais que intervem na 
atividade econOmica. 

Uma observagao final, a que nao po-
deriamos nos furtar, diz respeito a base es-
tatistica em que devem apoiar-se os men-
cionados estudos. Lamentavelmente, porem, 
a organizacao e a operagao dos Orgaos es-
tatistico nacionais integrados no sistema do 
IBGE nao satisfazem, em absoluto, ao mi-
nim° que se reclama para a programagao 
econOmica. As estatisticas agricolas alem 
de cobrir apenas alguns aspectos da ativi-
dade, sao extremamente precarias e de du-
vidosa fidedignidade; as estatisticas indus-
triais padecem de igual imprecisao, bastan-
do dizer que os ultimos dados de que se 
disp5e. cobrindo todos os setores da 

referem-se ao ano de 1958. Se as auto-
ridades federais se dispuserem, finalmente, 
a adotar a programagao econ6mica como 
metodo de govern, o IBGE tera que ser 
reorganizado em novas bases, modificando-
se, profundamente, os metodos de coleta 
e apuracao de dados estatisticos. Para isto 
ja disp6e de excelentes subsidios reunidos 
em relatorio de urn Grupo de Trabalho 
constituido em 1962, na extinta COPLAN-
Comissao de Planejamento Nacional. 

RESUME 

SECTOR STUDIES AND ECONOMIC 

PROGRAMMING 

After identifying investment and techno-

logical progress as the two strategic variables 

in the process of economic development, the 

author examines the fundamental conditions 

required for these variables to act in the fullest 

extent as dynamic agents of this process. 

He describes the use of economic deve-

lopment programs and the role of economic 

programming in maximizing the effects of 

such programs. 

Finally, the author underlines the im-

portance of sector studies for economic pro-

gramming for determining the expansion 

rates of different sectors of the economy. 

ETUDES SECTORIELLES ET 

PROGRAMMATION ECONOMIQUE 

L'auteur presente, d'abord, les investis-

sements et le progres technique comme les 

deux variables strategiques du processus de 

developpement economique; it examine en-

suite les conditions fondamentales pour que 

ces variables agissent en toute intensite comme 

les agents dynamiques de ce processus. 

Il decrit les programmes de develop-

pement economique et le role de la program-

mation economique dans la maximisation des 

effets de ce programme. 

II met en relief l'importance des etudes 

sectorielles pour la programmation economi-

que quant a la determination des taux d'ex-

pansion des secteurs de l'economie. 
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resenha 
A "REVISTA DO BNDE" 

Antecedentes e Criacao da Revista 

A edicao regular de uma publicac,ao 
periOdica pelo BNDE constituia, desde al-
gum tempo, providencia considerada neces-
saria .  pela Administragao e pelo corpo tec-
nico da Casa. Assim, e que a Resolugao 
n.° 38, de 1958, do Conselho de Administra-
cao do Banco, ja estabelecia no seu artigo 
143 que "o BNDE podera publicar uma re-
vista para a divulgagao dos estudos tecni-
cos, relatOrios anuais de suas atividades e 
noticiario de interesse para o Banco". 

Durante a Administracao Faria Lima, 
em 1961, foi cogitada a criacao de uma re-
vista do Banco, que seria editada sob a res-
ponsabilidade do Departamento Economic°, 
o qual, inclusive, chegou a preparar, ague-
la epoca, o competente piano do periodic°. 
Com o afastamento daquela Administra-
cao, o piano em referencia deixou de ser 
executado. 

Em 1963, como fruto das reuniOes pe-
riOdicas entao realizadas corn o compareci-
mento do pessoal tecnico lotado no Depar-
tamento EconOmico, a questa° da publica-
eao da revista voltou a ser motivo de cogi-
tacao. Em junho daquele ano, a Chefia do 
D.E. designava um Grupo de Trabalho, 
constituido pelos funcionarios do Departa-
mento Drs. Mario Lara Filho, como Coorde-
nador, Luiz Carlos de Andrade, Gilberto 
Guerreiro Barbalho e Jose Clemente de 
Oliveira, como membros, corn a finalidade 
de preparar o "projeto" de edicao de uma 
revista do Departamento Economic°. 

A 30 de julho de 1963, o referido G.T. 
encaminhava a consideracao da Chefia do 
D.E. o resultado de seu trabalho, compreen- 

dendo minucioso relatOrio onde, entre ou-
tros, eram examinados os seguintes aspec-
tos principais: antecedentes da revista; 
constituicao dos seus Orgaos responsaveis; 
exame da periodicidade aconselhavel; su-
gestOes sabre a estrutura da publicagao; 
problemas da impressao da revista; piano 
preliminar de distribuicao; estimativas de 
custos; etc. 

No dia 12 de agOsto daquele ano, pelo 
Memo DE-113/63, o Chefe do Departamento 
Economic°, encampando o "projeto" da re-
vista sugerido pelo G.T. e salientando a re-
levancia e necessidade da edicao da publi-
cacao, encaminhava oficialmente o piano 
elaborado no D.E. ao Diretor-Superinten-
dente do Banco, para exame e decisao por 
parte da Administracao Superior. 

Pela Exposicao DS-295/63, de 1. 0  de 
outubro de 1963, a Superintendencia pro-
punha a Diretoria do Banco a criacao da 
revista. Aquela autoridade encampava, 
igualmente, as sugestOes e conclusOes cons-
tantes do relatOrio do G.T. do D.E., enten-
dendo, porem, que a publicacao do perio-
dic°, desde o seu inicio, devesse ser feita 
sob o patrocinio do Banco e nao apenas do 
Departamento Economic°, conforme suge-
ria o citado piano. 

Na Diretoria, a materia foi relatada pelo 
Diretor Ernesto Miranda Saboya de Albu-
querque, que, no seu parecer Dir. T-105/63, 
datado de 15 de outubro, tambem se mos-
trava de acOrdo corn o piano preparado no 
D.E., corn a ressalva do Diretor-Superin-
tendente. Propel's, ainda, o Relator fosse a 
revista distribuida gratiiitamente aos inte-
ressados, ao contrario do que sugerira o 
G.T., que se inclinara pela cobranca de as- 
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sinaturas. Em reuniao realizada no dia 17 
de outubro, a Diretoria, concordando corn o 
parecer do Diretor-Relator, pela Decisao 
n.0  414/63, de 21 de outubro de 1963, deci-
diu aprovar e encaminhar a consideragao 
do Conselho de Administragao a proposta 
da edicao da publicagao, bem como solici-
tar ao C.A. a utilizacao de verba disponivel 
a fim de cobrir as despesas da primeira 
parte da referida edicao. 

No Conselho de Administragao, o Con-
selheiro-Relator General Ernesto Dornelles, 
em parecer datado de 29 de outubro de 1963, 
concordou, igualmente, corn as sugest6es 
contidas no piano original do D.E., corn as 
modificag6es oferecidas pela Superintenden-
cia e Diretoria, salientando, ademais, a im-
portancia da colaboragao de todos os er-
gaos e tecnicos da Entidade no sentido de 
prestigiar a revista e assegurar a sua edi-
cao regular dentro de elevado nivel tecnico. 
0 parecer em questa°. foi aprovado pelo 
C.A. em reuniao realizada no mesmo dia 
29 de outubro, sendo baixada a Decisao 
C.A. 226/63, de 30 de outubro de 1963, 
cujo teor e o seguinte: 

"Em reuniao de 29 do corrente, o 
Conselho de Administragio, aprovando 
parecer do Conselheiro-Relator, deci-
diu autorizar a edicao, pelo BNDE, de 
uma publicagao tecnica regular, visan-
do a divulgacao das atividades do Ban-
co, natureza e qualidade tecnica dos 
trabalhos que realiza e alguns indica-
dores econOmicos importantes, segundo 
o esquema elaborado por Grupo de 
Trabalho do Departamento Economic° 
e constante do Memo. DE-113/63. 

"0 Conselho de Administragao de-
cidiu, outrossim, autorizar a utilizacao 
da verba de Cr$ 1.600.000,00, aprovada 
pelas DecisOes do C.A. 113/62 e 47/63, 
ainda nao aplicada, para cobrir as des-
pesas da primeira parte da referida 
edicao". 

Principais Aspectos da Revista 

A finalidade principal da REVISTA 
DO BNDE, nos termos da Decisao do C.A., 

a da "divulgagao das atividades do Ban-
co, natureza e qualidade tecnica dos tra-
bathos que realiza e alguns indicadores 
econOrnicos importantes". 

A estrutura basica da publicagao cons-
tare. , inicialmente, de quatro sego- es princi-
pais: 

Estudos — onde serao divulgados estu-
dos realizados no Banco ou pelos seus 
tecnicos, ou, eventualmente, por espe-
cialistas de outras instituicoes, prefe-
rentemente veiculando problemas e as-
suntos relacionados corn o desenvolvi-
mento econamico. Esta secao compor-
tara habitualmente urn ou mais estu-
dos, compreendidos em tres diferentes 
categorias: estudos especiais ineditos, 
adaptagao de estudos realizados no 
Banco e traduciies ou transcrig6es. 

Resenha — que tera a finalidade de 
dar publicidade, sob forma de sumario 
interpretativo, especialmente dos estu-
dos em realizacao ou programados nos 
diversos Departamentos, estudos de res-
ponsabilidade do Banco em colabora-
cao corn outras entidades ou, ainda, 
realizados por outras entidades isola-
damente, mas que possam interessar ao 
Banco; 

InformagOes — compreendendo, em es-
sencia, quatro grandes subseg6es: no-
ticiario do BNDE, legislagao econami-
co-financeira, noticiario nacional e no-
ticiario internacional; 

Registro bibliografico — incluindo: a) 
apreciagao sabre publicagoes que ver-
sem problemas de desenvolvimento 
econamico; b) relagao de publicagoes 
recebidas pelo Banco (Biblioteca e D.E.). 

A periodicidade da publicagao sera tri-
mestral, saindo a Revista no transcurso do 
mes subseqiiente ao que completa cada tri-
mestre do ano civil. A clistribuicao da pu-
blicagao sera gratuita, devendo comtemplar 
entidades nacionais e estrangeiras e pessoas 
interessadas nos assuntos nela versados. 

Segundo a Portaria n.° 1, de 16 de ja-
neiro de 1964 do Diretor-Superintendente 
do Banco, o Corpo de Direcao da REVISTA 
DO BNDE ficou assim constituido: 

Diretor-Responsitvel: 
Diretor-Superintendente 

Diretor-Executivo: 
Chefe do Departamento Economic° 

Secretario: 
Chefe do Setor de Documentacao, do D.E. 
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Editor Grafico: 
Chefe do Setor de Obras e InstalagOes, do 

D.A. 

Grupo de Redacao: 
6 (seis) membros, escolhidos pelo Diretor-

Executivo, em consulta com os Chefes 
de Departamento e na forma de rodizio, 
liderados por um Coordenador, tam-
bem indicado pelo Diretor-Executivo. 

Pela Instrugao de Servigo n. 0  DE-1/64, 
o Diretor-Executivo designou para compor 
o Grupo de Redagao dos dois primeiros nu-
meros da Revista os seguintes funcionarios: 
Jose PelOcio Ferreira, do Departamento 
EconOmico, como Coordenador; Jose Cle-
mente de Oliveira, tambem do D.E., como 
Assistente do Coordenador; Antonio Gomes 
da Fonseca Ferreira, do Departamento de 
ContrOle das AplicagOes; Jose Ribamar San-
tos de Lima, do Departamento de OperagOes 
Internacionais; Rubens Paulo Cury de Al-
meida Torres, do Departamento Juridico; 

Cristiano Monteiro Oiticica, do Departa-
mento Administrativo; Nilo Foreis Domin-
gues, do Departamento de Projetos; e Brau-
lino Francisco dos Santos, do Departamento 
Financeiro. 0 Grupo de Redagao designado 
devera programar os 3 primeiros numeros 
da Revista, editando 2 e deixando o 3. 0   nu- 
mero pronto para ser editado sob a respon-
sabilidade do 2.° Grupo de Redagao que sera 
indicado prOximamente. Ao 2.° Grupo de 
Redagdo competira programar os numeros 
4 e 5 da Revista e editar os numeros 3 e 4, 
deixando o 5.° rthmero pronto para ser edi-
tado pelo Grupo subsequente. 

Segundo ficou decidido pela Adminis-
tragao do Banco, a edigao da Revista fica-
ra sob a responsabilidade direta do Depar-
tamento EconOmico. Uma vez editados os 
primeiros numeros do periOdico, porem, 
acredita-se que, prOximamente, venha a 
ser criado Orgao prOprio, dentro da estru-
tura organizacional do Banco, corn aquela 
incumbencia. 
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BNDE: ORIGEM, RECURSOS, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

I — ANTECEDENTES E CRIACAO DO BNDE 

ANTECEDENTES 

Os antecedentes da criagao do BNDE 
remontam a abril de 1950, quando, por oca-
siao de uma conferencia de embaixadores 
dos Estados Unidos, realizada no Rio de 
Janeiro, foram entaboladas conversagoes 
oficiosas entre autoridades brasileiras e nor-
te-americanas. Naquela oportunidade, ficou 
demonstrado que as aspirac6es do Govern 
do Brasil no sentido de promover urn am-
plo programa de reaparelhamento e ex-
pansao dos servigos basicos de infraestru-
tura — particularmente os servigos de trans-
porte e de energia .eletrica — esbarravam, 
ate o momento, na carencia de recursos em 
moeda estrangeira, indispensiveis a cober-
tura de dispendios que necessariamente te-
riam de ser feitos no exterior. 

Face o encaminhamento favoravel dos 
entendimentos realizados, o Govern° brasi-
leiro, em outubro de 1950, prop& ao Go-
vern° americano a instituicao imediata de 
uma comissao mista Brasil-Estados Unidos 
de desenvolvimento economic°, a qual fi-
caria afeto o preparo de relatOrios as auto-
ridades governamentais dos dois paises e 
onde seriam formuladas as recomendagoes 
necessarias a concretizagao de projetos que 
contribuissem para o crescimento econ6mi-
co do Brasil. A proposta brasileira, aceita 
pelo Govern° dos Estados Unidos, passou 
a figurar em urn ajuste firmado em de-
zembro daquele ano. 

Ainda a essa epoca, por ocasiao da IV 
Reuniao de Consulta dos Ministros do Ex-
terior, convocada pelos Estados Unidos, 
foram levados a cabo entendimentos entre 
delegados brasileiros e autoridades norte-
americanas e os representantes do Banc° 
Internacional, tendo por objetivo obter a 
colaboragao financeira do BIRD e do 
EXIMBANK em favor do programa de rea-
parelhamento e desenvolvimento do Pais. 

Posteriormente, isto é, em nota de 14 
de setembro de 1951, firmada pelos interes- 

sados, registrou-se que as Diretorias do 
Banco Internacional e do EXIMBANK ex-
pressavam sua determinagao em prover os 
fundos necessarios, em moeda estrangeira, 
para a execucao do programa que fosse 
aprovado pela Comissao Mista Brasil-Es-
tados Unidos, entao orgados em cerca de 
500 milhOes de dolares. 

INSTITUKAO DO FUNDO DO 
REAPARELHAMENTO ECONOMICO 

Uma vez assegurada a obtengao de re-
cursos em moeda estrangeira, tratou o Go-
vern° brasileiro de providenciar a mobili-, 
zagao dos fundos em moeda nacional ne-
cessarios a realizacao do programa de de-
senvolvimento esbogado. 

Dentre as diversas alternativas entao 
cogitadas, decidiu o Govern° pelo langa-
mento de um emprestimo compulsOrio, cuja 
cobranca se efetivaria atraves do pagamen-
to de adicional ao Impost° de Renda a ser 
especialmente criado. A Lei n. 0  1.474, de 
26 de novembro de 1951, ofereceu a base 
legal para a cobranga do adicional, cuja re-
ceita ficou vinculada a um fundo financeiro 
para o fim exclusivo de atender aos dis-
pendios corn a execugao de projetos que in-
tegrassem o Programa de Reaparelhamen-
to EconOmico. 

Pouco depois, isto é, a 24 de dezem-
bro daquele mesmo ano, pela Lei n.° 1.518, 
ficou o Poder Executivo autorizado a dar 
a garantia do Tesouro Nacional a operacOes 
de credit° em moeda estrangeira, ate o  li-
mite de 750 milhOes de dOlares, que se re-
lacionassem a projetos igualmente inclui-
dos no mesmo Programa. 

CRIACAO DO BNDE 

Estabelecidas as providencias relativas 
a organizagao da infra-estrutura financeira 
inclispensavel a efetivagao do programa de 
revitalizagao da economia nacional, tratou-
se, em seguida, da instituicao de organismo 
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especifico que administrasse os recursos fi-
nanceiros mobilizados e coordenasse, como 
agente autorizado do Govern°, as providen-
cias necessarias a execugao dos projetos re-
lacionados corn o desenvolvimento econ8- 
mico do Pais. 

Em 20 de junho de 1952 era sanciona-
da a Lei n.° 1.628, que, entre outras provi-
dencias, criou o BANCO NACIONAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONOMIC°, sob 
a forma de entidade autarquica sujeita a 
jurisdigao do Ministerio da Fazenda, tendo 
urn capital inicial de 20 milhOes de cruzei-
ros, totalmente subscrito pela Uniao Fede-
ral, e corn a incumbencia de dar cumpri-
mento aos objetivos consagrados nas Leis 
nos. 1.474, 1.518 e 1.628, devendo, quando 
necessario, atuar como agente do Tesouro 
Nacional nas operagoes financeiras realiza-
das no exterior, que se referissem ao pro-
grama de reaparelhamento e fomento da 
economia nacional. 

A Lei n.° 2.973, de 26 de novembro de 
1956, a par de introduzir aperfeicoamentos 
na legislagao original corn vista a dar maior 
eficiencia a agao do Banco, tambem pror-
rogou a vigencia da cobranca do empresti-
mo compulsOrio, ate o exercicio de 1966. 0 
prazo fixado anteriormente pela Lei flame-
r° 1.474 extinguia-se em 1956. 

LEGISLACAO ORGANICA DO BNDE 

A estrutura organica e juridica do Ban-
co e dada, portanto, em quatro Leis prin-
cipais, as quais consubstanciam, tambem, 
implicita ou explicitamente, as diretrizes 
a que esta sujeita a Entidade ao exercer a 
sua atividade estimuladora do progresso 
economic°. Uma sintese dos aludidos diplo-
mas e feita a seguir: 

Lei n.° 1.474 — A Lei n.° 1.474, de 26 
novembro de 1951, estabeleceu as seguintes 
providencias: 

a) — criacao de taxa adicional ao 
Impasto de Benda devido por fascias as 
pessoas juridicas e pelas pessoas fisi-
cas sujeitas ao pagamento de mais de 
Cr$ 10.000,00 do referido tributo, efe-
tuando-se a correspondente arrecada-
cao durante cinco anos consecutivos, a 
partir de 1952; 

b) — criacao de taxa adicional, a 
ser gaga tambem durante o referido 
perIodo, pelas pessoas juridicas e inci-
dindo sabre as reservas e lucros em 
suspenso ou nao distribuidos, ressalva-
dos o fundo de reserva legal e as re-
servas tecnicas das companhias de se-
guro e capitalizacao; 

c) — vinculacao da arrecadacao 
desses recursos exclusivamente a exe-
cucao de um programa de reaparelha-
mento de portos e ferrovias; aumento 
da capacidade de armazenagem, frigo-
rificacao e matanca de gado; elevacao 
do potential de energia eletrica e de-
senvolvimento de indtistrias basicas e 
da agricultura; 

d) — determinacao no sentido de 
que o produto da arrecadacao das refe-
ridas taxas seja devolvido aos contri-
buintes no decurso do sexto exercicio 
apos o respectivo recolhimento, em 
correspondencia a contribuicao de cada 
qual e corn bonificacao; 

e) — autorizacao ao Poder Executi-
vo para emitir titulos da divida pUblica 
para atender a prevista devolucao do 
produto da arrecadacao dos adicionais 
e ao correspondente acrescimo. 

Lein.° 1.518 — 0 Poder Executivo Fe-
deral, nos termos da Lei n.° 1.518, de 24 de 
dezembro de 1951, ficou autorizado a con-
tratar creditos ou dar garantias, em nome 
do Tesouro Nacional: 

a) — a financiamentos que forem 
obtidos no exterior corn a finalidade de 
permitir a realizacao de empreendimen-
tos relacionados corn o programa de 
desenvolvimento, estendendo-se a per-
missao ate o limite de 500 milhoes de 
(Mares ou importancia equivalente; 

b) — a creditos que forem conce-
didos por organismos financiadores es-
trangeiros e internacionais aos Estados 
e Municipios, bem como a sociedades 
de economia mista em que preponde-
rem as aciies do Poder Public° e que 
explorem servicos de utilidade 
desde que as operaciies se relacionem 
corn esses servicos, ate o limite de 250 
milhoes de &Mares ou equivalente em 
outras moedas. 
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Lei n.° 1.628 — As disposicoes da Lei 
11.0  1.628, de 20 de junho de 1952, compreen-
dem os seguintes pontos principais: 

a) — chamou de "ObrigaeOes do 
Reaparelhamento EconOmico" os titu-
los da divida publica por meio dos 
quais se efetivarao as devoluniles re-
comendadas na Lei n. 0  1.474, fixando 
para os mesmos o juro de 5% (cinco 
por cento) ao ano e a caracteristica de 
serem "ao portador"; 

b) — fixou em doze bilhOes e qui-
nhentos milhoes de cruzeiros a impor-
tancia correspondente as Obrigacoes, 
determinando que as emiss5es se facam 
em series anuais de, pelo menos, dois 
bilhoes e quinhentos milhoes de cru-
zeiros e sejam resgatadas, a partir do 
sexto ano de sua emissao, em vinte 
prestacoes anuais equivalentes a 5% 
(cinco por cento) do valor nominal do 
titulo; 

c) — autorizou o Poder Executivo 
a determinar, em cada urn dos exerci-
cios de 1952 a 1956, o deposit° compul-
sorb° no BNDE de importancias cor-
respondentes a ate 4% (quatro por 
cento) dos depOsitos das Caixas 
micas Federais; ate 25% (vinte e cinco 
por cento) das reservas tecnicas que as 
companhias seguradoras devem consti-
tuir cada ano; e ate 3% (tres por cento) 
da receita anual dos Orgaos de Previ-
dencia Social, excluida a quota que 
cabe a Uniao; 

d) — criou o BANCO NACIONAL 
DO DESENVOLVIMENTO ECONOMI-
CO, com autonomia administrativa e 
personalidade juridica prOpria, sob a 
jurisdicao do Ministerio da Fazenda, 
para dar execucao a legislaefio especi-
fica referente ao programa de reapare-
lhamento e atuar como agente do Te-
souro Nacional nas operaciles financei-
ras referentes ao mesmo, estabelecendo 
as linhas gerais para a sua atividade e 
fixando a sua organizacao; 

e) — definiu as atribuicOes do Ban-
co, limitando a sua capacidade de rece-
ber depOsitos e para conceder financia-
mentos, restringindo estes aos objeti- 

vos de reaparelhamento e fomento es- 
tabelecidos nas Leis n°s. 1.474 e 1.518; 

f) — instituiu o Conselho de Ad-
ministracao e a Diretoria como Orgaos 
da administracao do Banco, fixando as 
suas respectivas atribuicoes e as do Di-
retor- Superintendente; 

g) — delegou ao Banco competen-
cia para dar a garantia do Tesouro a 
creditos externos, conforme autoriza-
do em lei, estabelecendo as condicOes 
para a efetivacao do aval, inclusive re-
conhecimento, pelo Presidente da Repu-
blica, de ser o investimento de interesse 
nacional. 

Lei n.° 2.973 — Finalmente, as provi-
dencias consubstanciadas na Lei n. 0  2.973, 
de 26 de novembro de 1956, dizem respeito 
aos seguintes aspectos capitais: 

a) — prorrogou pelo prazo de dez 
anos, contados do exercicio de 1957, in-
clusive, a vigencia tanto do empresti-
mo compulsOrio ao Banco, cobrado 
sob a forma de adicional ao Impost° 
de Renda, quanto das demais medidas 
de ordem financeira relacionadas corn 
o Programa de Reaparelhamento Eco-
nOmico; 

b) — estabeleceu novas bases para 
cobranca do adicional ao Impost° de 
Renda destinado ao Fundo do Reapa-
relhamento, adotando o principio da 
progressividade para o tributo devido 
pelas pessoas fisicas e elevando o adi-
cional incidente sOlare reservas e lucros 
em suspenso ou nao distribuidos; 

c) — complementou normas cons-
tantes da legislacao anterior e relativas 
ao lancamento e resgate das Obriga-
cOes do Reaparelhamento Economic°, 
cuja emissao teve o limite igualado ao 
da importancia efetivamente arrecada-
da sob a forma de adicionais ao ImpOs-
to de Renda e de determinados reco-
lhimentos compulsOrios ao Banco; 

d) — dispensou o recolhimento, ao 
Banco, de parcela da receita das insti-
tuicoes de Previdencia Social e deu 
fOrca de lei as aplicacOes diretas pelas 
companhias de seguro e de capitaliza- 
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cao de parcelas de suas reservas tecni-
cas, em substituicao ao recolhimento 
compulsOrio; 

e) — incorporou ao capital do Ban-
co as importancias que devam ser dis-
tribuidas a Uniao a titulo de remune-
racao do capital aplicado em sociedades 
de economia mista, excetuados os divi-
dendos e demais beneficios distribuidos 
pela PETROBRAS e pelos estabeleci-
mentos bancarios; 

f) — estendeu aos financiamentos 
concedidos pelo Banco o disposto na Lei 
n.° 2.300, de 23 de agOsto de 1954, que 
permite a transformacao de creditos em 
participacao no capital social da em-
presa mutuaria, ao mesmo tempo que 
excluiu as operaciies da entidade das 
restricoes constantes do Decreto  nu-
mero 23.501, de 27 de novembro de 
1933; 

g) — regulou a transferencia ao 
Banco das arrecadaeOes destinadas a 
certos fundos nele depositados; 

h) — sujeitou o exercicio da ativi-
dade financeira do Banco A escala de 
prioridade que obrigatOriamente devera 
prevalecer no seu orcamento anual de 
investimentos; 

i) — definiu melhor os setores de 
atividade econOmica financiaveis pelo 
Banco, ordenando-os segundo escala 
de prioridade que traduz a importancia 
relativa de cada um deles para o de-
senvolvimento da economia nacional; 

j) — fixou em 60% (sessenta por 
cento) do custo do empreendimento o 
limite maxim° normal da cooperacao  

financeira do Banco, regulando a con-
cessao de adiantamentos por antecipa-
cao de emprestimo; 

k) — previu a aplicacao, em cara-
ter prioritario, de 25% (vinte e cinco 
por cento) dos recursos provenientes 
do emprestimo compulsorio e recolhi-
dos ao Fundo do Reaparelhamento 
EconOmico, nas regiOes Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste do Pais, incluindo 
nessas areas os Estados de Sergipe, 
Bahia e Espirito Santo; 

1) — reconheceu a competencia 
privativa e exclusiva do Conselho de 
Administracao do Banco para aprovar 
quadro de pessoal, criar cargos e fun-
cOes e fixar padroes prOprios de rendi-
mentos, definindo, outrossim, o regime 
juridico do funcionalismo da Casa; 

m) — aumentou para quatro o ml-
mero de Diretores do Banco e definiu, 
suplementarmente, determinadas atri-
buiciies dos Orgaos deliberativos da En-
tidade; 

n) — firmou a responsabilidade do 
Tesouro Nacional pelo pagamento de 
juros e bonificaeoes correspondentes a 
determinadas parcelas dos adicionais ao 
Impost° de Renda e assentou providen-
cias para a liquidacao de debitos da 
Uniao para com o Banco; 

o) — admitiu a concessao de finan-
ciamentos as Prefeituras Municipais 
para a execucao de obras determinadas 
e segundo normas especiais constantes 
de lei e permitiu o deposit°, por parte 
do Banco, em organismos oficiais de 
credit() executores de programas de de-
senvolvimento. 

II — OS RECURSOS ADMINISTRADOS PELO BANCO 

Os recursos colocados sob a administra-
cao do BNDE e destinados a amparar fi-
nanceiramente empreendimentos considera-
dos basicos ao processo de crescimento da 
economia nacional podem ser classificados 
em tres grandes classes: 

a) — recursos prOprios, constitui-
dos pelo capital e reservas; 

b) — recursos livremente adminis-
trados pela Entidade, de acOrdo corn 
criterios prOprios, mas que, tendo sua 
devolucao prevista em lei, nao se in-
corporam ao seu patrimOnio. Essa cate-
goria compreende as seguintes fontes: 
Fundo do Reapareihainento Economic° 
e Fundo Nacional de Investimentos, o 
Ultimo criado recentemente; e 
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c) — recursos especiais. 

Constituindo urn estabelecimento ban-
cario de caracteristicas peculiares, o BNDE 
nao pode, como urn banco comum, anga-
riar recursos atraves de depOsitos. A Lei 
n.0  1.628/52 veda-lhe expressamente o re-
cebimento de depOsitos de pessoas fisicas e 
juridicas, privadas, excetuadas as empresas 
de seguro e de capitalizacao, e mesmo assim, 
depOsitos de natureza especial e compul-
sOria. Segundo aquela Lei, o Banco so po-
dera receber depOsitos: 

a) — de entidades governamentais 
ou autarquicas; 

b) — de sociedades de economia 
mista em que preponderem as aciies do 
Poder Ptiblico; 

c) — de bancos, quando e nas con- 
que forem estabelecidas pela 

Superintendencia da Moeda e do Cre-
dit° (SUMOC); 

d) — de sociedades de seguro e 
capitalizacao, quando vinculados os de-
positos respectivos ao Fundo do Rea-
parelhamento Econamico; 

e) — judiciais; 
f) — que resultarem de operaciies 

realizadas pelo Banco ou que a elas es-
tejam diretamente vinculados. 

RECURSOS PROPRIOS 

0 capital inicial do Banco, inteiramente 
subscrito pela Uniao, era de 20 milhoes de 
cruzeiros. Em 31 de dezembro de 1963 o 
seu montante ja atingia a 22,1 bilhoes de 
cruzeiros, elevando-se, juntamente corn as 
reservas, a soma de 43 bilHes de cruzeiros 
no final do exercicio passado. 

Como uma pessoa de direito pUblico e 
organizada sob a forma de Autarquia, o ca-
pital do Banco nao se divide em agEies co-
muns, como acontece corn as pessoas pri-
vadas, organizadas como sociedades  anoni-
mas. 0 capital do Banco a alimentado pelos 
saldos operacionais da prOpria Instituicao 
e pela remuneragao dos capitais da Uniao 
aplicados em sociedades de economia mista, 
excluidas a PETROBRAS, a Cia. Vale do 
Rio Doce e os estabelecimentos bancarios. 
A lei preve a transformacao do saldo ope-
racional em reservas e a incorporacao desta  

ao capital da Entidade, tOda vez que os 
mesmos atinjam o nivel do capital inicial, o 
que vem sendo fielmente obedecido pelo 
Banco. 

0 valor total relativo as remuneragOes 
do capital aplicado pela Uniao em empresas 
de economia mista e entregues ao BNDE 
no periodo 1957/63 somou apenas 1.471 mi-
lhOes de cruzeiros. Por sua vez, o reterno 
do capital aplicado elevou-se a 6,4 bilhoes 
de cruzeiros no periodo 1952 a 1963. 

RECURSOS LIVREMENTE 
ADMINISTRADOS PELO BANCO 

Os recursos integrados nesta categoria 
nao se incorporam ao patrimOnio do Banco, 
eis que tem a sua devolucao ao contribuinte 
prevista em lei, sendo constituidos pelo 
Fundo do Reaparelhamento Economic° e o 
Fundo Nacional de Investimentos, este Ul-
timo criado em 1963. 

Fundo do Reaparelhamento Economic° 

A parcela mais importante dos recursos 
financeiros administrados pelo Banco, desde 
sua criacao, corresponde ao Fundo do Rea-
parelhamento Economic°, constituido por 
duas fontes: emprestimo compulsOrio cobra-
do aos contribuintes do ImpOsto de Renda e 
depOsitos compulthrios. 

Emprestimo Compulsorio — De acOrdo 
corn o disposto na Lei n. 0  1.474, de 26 de 
novembro de 1951, o emprestimo compul-
sari° que constituiria o Fundo seria cobra-
do pelo prazo de cinco anos consecutivos e 
nas seguintes bases: 

a) — 15% (quinze por cento) de 
adicional sabre o Impost° de Renda, a 
ser pago pelas pessoas fisicas cujo im-
post° a pagar fosse superior a 10 mil 
cruzeiros; 

b) — 15% (quinze por cento) sa-
bre o Impost° de Renda a ser pago pe-
las pessoais juridicas; 

c) — 15% (quinze por cento) sabre 
o Impost° de Renda arrecadado na 
fonte; e 

d) — 3% (tres por cento) sabre as 
reservas e lucros em suspenso, exclusive 
o fundo de reserva legal e as reservas 
tecnicas das companhias de seguro e de 
capitalizacao. 
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A cobranca dos tributos se faria apenas 
durante o qiiinqilenio 1952/56, efetuando-se 
a devolugao das importancias assim tomadas 
no decurso do sexto exercicio, corn uma bo-
nificacao de 25% (vinte e cinco por cento) 
em titulos da Divida Publica Federal. Ven-
ceriam juro de 5% (cinco por cento) ao ano 
e seriam resgatados a partir do exercicio 
seguinte ao da emissao, em vinte prestaciies 
iguais e anuais. 

Corn a prorrogagao, pela Lei IL° 2.973, 
de 26 de novembro de 1956, das medidas de 
ordem financeira relacionadas corn o Pro-
grama do Reaparelhamento Econernico, foi 
estendido o prazo de cobranca dos adicionais 
por mais dez anos, isto é, ate o exercicio 
de 1966, bem assim introduzidas as seguin-
tes alteragoes na sua cobranca: 

a) — a incidencia do Adicional 
sabre o Impost° de Renda das pessoas 
fisicas passou a atingir apenas os con-
tribuintes cujo impasto ultrapassasse o 
limite minimo de 20 mil cruzeiros, obe-
decidos os seguintes escaloes: 

— ate Cr$ 20.000,00 	 isento 
— de mais de Cr$ 20.000,00 e ate 

Cr$ 250.000,00 	  15% 
— de mais de Cr$ 250.000,00 e ate 

Cr$ 1.000.000,00 	 20% 
— acima de Cr$ 1.000.000,00 	 25% 

b) — o Adicional sabre as reservas 
e lucros em suspenso ou nao distribui-
dos, ate o ano-base de 1965, inclusive, 
foi alterado para 4% (quatro por cento), 
ainda excluidos o fundo de reserva le-
gal e as reservas tecnicas das compa-
nhias seguradoras. 

Permaneceu inalterada a incidencia an-
teriormente fixada para a cobranca do Adi-
cional nos casos das pessoas juridicas e de 
cobranca na fonte, isto é, 15% (quinze por 
cento). 

De 1952 ate o final de 1963 o montante 
da arrecadagao dos adicionais elevou-se a 
101,5 bilhoes de cruzeiros, dos quais 97,1 bi-
1115es foram efetivamente entregues ao Ban-
co, restando urn saldo de 4,4 bilhoes de cru-
zeiros ainda retido no Tesouro Nacional. 

Depositos Compulsorios — Como o 
Fundo do Reaparelhamento EconOmico, se-
gundo estimativas revistas imediatamente  

apes a sua constituicao em 1951, possivel-
mente nao atingiria a um montante sufi-
ciente para fazer face a demanda de recur-
sos em moeda nacional relacionada aos pro-
j etos inicialmente selecionados, tratou-se, 
imediatamente, de revigora-lo, mediante 
providencias entao consideradas viaveis na-
quele sentido. Assim, dispositivos introdu-
zidos na Lei rt.° 1.628, de 20 de junho de 
1952 — que criou o Banco — procuraram 
reforgar as disponibilidades do Fundo, pela 
determinagdo de recolhimentos compulsOrios 
ao Banco, sempre que o Ministro da Fazen-
da assim o deliberasse e nas seguintes bases: 

a) — ate 4% (quatro por cento) 
do valor total dos depositos das Caixas 
Econamicas Federais; 

b) — ate 25% (vinte e cinco por 
cento) das reservas tecnicas que as em-
presas de seguro e de capitalizacao de-
vem constituir anualmente; 

c) — ate 3% (tres por cento) da 
receita anual dos Orgaos de Previdencia 
Social, excluida a quota que cabe 
Unifio. 

Os depOsitos compulsOrios, que, igual-
mente, se efetivariam no qiiinqiienio 1952 a 
1956, deveriam ser tambem restituidos, in-
tegralmente, no decurso do sexto exercicio 
apes o respectivo recolhimento. 

A Lei n.0  2.973/56, ao prorrogar, pelo 
prazo de dez anos, a vigencia das medidas 
financeiras relacionadas corn o Programa de 
Reaparelhamento Econemico, inseriu as se-
guintes alteragOes em relacao aos depOsitos 
compulsOrios: 

a) — os recolhimentos a que esti() 
sujeitas as Caixas Econamicas Federais 
e as companhias de seguro e de capita-
lizacao poderao ser substituidos, total 
ou parcialmente, por aplicacoes diretas 
dessas entidades, desde que, anualmen-
te, tais aplicacoes sejam 60% (sessenta 
por cento) superiores ao valor dos re-
colhimentos devidos e sejam contratadas 
dentro do prazo correspondente aos res-
pectivos recolhimentos; 

b) — extincao da quota correspon-
dente aos 3% (tres por cento) da re-
ceita anual dos Organs de Previdencia 
Social. 
As aplicagoes diretas das empresas se- 
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guradoras e das Caixas Economicas devem 
obedecer as seguintes condicOes: 

a) — enquadramento dos empre-
endimentos beneficiados pelas aplicacaes 
diretas no Plano do Reaparelhamento e 
Fomento da Economia Nacional, defi-
nido na legislacao organica do Banco; 
e 

b) — aprovac5o, contrale e fiscali-
zacio das aplicacOes pelo BNDE. 

De 1953 a 1963, o montante dos recolhi-
mentos, ao Banco, de 25% do aumento das 
reservas tecnicas das companhias de seguro 
e de capitalizacao e bem assim das aplica-
cOes diretas autorizadas somava 4,7 bilhoes 
de cruzeiros. 

Fundo Nacional de Investimentos 

A fim de fazer face ao aumento dos 
vencimentos do funcionalismo civil e militar 
da Uniao, que poderia afetar o nivel dos 
investimentos governamentais no programa 
de desenvolvimento da economia nacional, 
decidiu o Governo Federal lancar um nevo 
tipo de emprestimo compulsOrio junto aos 
contribuintes do Impost° de Renda e a criar 
o Fundo Nacional de Investimentos. 

Nos termos da Lei n.° 4.242, de 17 de 
julho de 1963, regulamentada pelo Decreto 
n.0  52.314, de 31 de julho do mesmo ano, o 
emprestimo compulsOrio incide sabre a ren-
da auferida pelas pessoas fisicas e juridicas, 
em grau diferencial segundo sua especie e 
seus niveis, a saber: 

a) — as pessoas fisicas e juridicas 
sujeitas ao Impost° de Renda na fonte 
pagar5o o emprestimo compulsorio 
raz5o de 15% (quinze por cento) sabre 
dividendos e outros interesses de aciies 
ao portador e partes beneficiarias, sem-
pre que seus beneficiirios optarem pela 
nao identificac5o e a raz5o de 10% (dez 
por cento) nos demais casos; 

b) — as pessoas fisicas obrigadas, 
nos termos da legislacao vigente, a de-
clarac5o anual de rendimentos e cuja 
soma dos rendimentos lIquidos das ce-
dulas, exceto os da "Cedula C" (rendi-
mentos do trabalho), tenha sido igual 
ou superior a CrS 1.768.000,00, calcula- 

das as contribuicoes de acardo com es-
cala crescente. 0 limite acima a fixado 
em func5o dos niveis do "salirio mini-
mo", situando-se em CrS 885.000,00 ate 
a entrada em vigencia do atual salirio, 
estabelecido no Decreto n.° 53.578, de 
21-2-1964; 

c) — as pessoas fisicas beneficii-
rias de rendimentos classificiveis na 
"Cedula C" (rendimentos do trabalho), 
desde que percebam importancias supe-
riores a Cr$ 147.500,00 por mes, obede-
cida, igualmente, tabela crescente. Ate 
a entrada em vigor dos novos niveis de 
"salirio minimo", em fevereiro de 1964, 
aquele limite estava fixado em 	 
Cr$ 73.749,00. 

A 'cobranca do emprestimo compulthrio 
sera efetivada no trienio 1963 a 1965, de-
vendo o seu produto compor o Fundo Na-
cional de Investimentos (FUNAI), cuja 
administracao foi entregue ao BNDE e ten-
do por finalidades: 

a) — incentivar a poupanca medi-
ante a oferta de titulos que oferecam 
aos seus tomadores uma protecao contra 
a desvalorizacio monetiria, alem de um 
rendimento liquido relacionado corn a 
propria evolucao econamica do Pais; 

b) — canalizar essas poupancas, 
mediante a participac5o do Fundo Na-
cional de Investimentos, em empresas 
rentiveis, controladas pela Uni5o Fe-
deral, para aplicaciies destinadas ao 
fortalecimento da infra-estrutura eco-
namica do Pais. A aplicac5o dos recur-
sos do FUNAI sera feita sob a forma 
de subscricio de capital das empresas 
controladas pelo Govern° Federal, dire-
tamente ou atraves de suas agencias, 
objetivando o fortalecimento da eco-
nomia rural e industrial do Pais, na 
proporcao de 35% (trinta e cinco por 
cento) e 65% (sessenta e cinco por cen-
to), respectivamente. 

Sao participantes do FUNAI: 

a) — A Uni5o, atraves do Tesouro 
Nacional; e 

b) — as demais pessoas juridicas, 
de direito public° ou privado, e as pes- 
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soas fisicas portadoras de Cotas de Par-
ticipacao do Fundo. 

0 capital do Tesouro Nacional no FU-
NAI sera integralizado corn: 

a) — o produto da colocacao de 
urn novo emprestimo compulsorio, junto 
as pessoas fisicas contribuintes do Im-
posts de Renda, nos exercicios de 1963, 
1964 e 1965, autorizado pela supracitada 
Lei n.° 4.242; 

b) — o valor da incorporacao ao 
Fundo das noes do Tesouro Nacional 
em sociedades de economia mista por 
ele controladas; 

c) — os resultados do proprio FU-
NAI, atribuidos as Cotas do Tesouro 
Nacional e capitalizados anualmente; 

d) — os recursos orcamentarios 
que forem destinados ao FUNAI. 

0 emprestimo compulsorio sera repre-
sentado por titulos de investimentos a se-
rem resgatados na metade do terceiro ano 
e na metade do quarto ano de sua emissao, 
mediante sorteio, pelo seu capital, acres-
cido de juros acumulados de 6% (seis por 
cento) ao ano. Poderao seus titulares, a 
qualquer tempo, optar pela conversao dos 
titulos em Cotas de Participagao do FUNAI, 
corn direito a participagao no lucro liquids 
anual do Fundo. 

Espera-se que o montante global da re-
ceita do emprestimo compulthrio em tela 
no trienio 1963/65 se eleve a cerca de 200 
bilh5es de cruzeiros. 

RECUSOS ESPECIAIS 

Dentro desta categoria de recursos pos-
tos a disposicao do BNDE destacam-se os 
fundos provenientes dos chamados AcOrdos 
do Trigo, obtidos atraves de convenios fir-
mados entre os Governos do Brasil e dos 
Estados Unidos, tendo por origem a Lei n.° 
480 dos Estados Unidos, que permite a ven-
da de excedentes agricolas norte-americanos 
a paises amigos, para pagamento em moe-
das locais. Segundo dispoem asses acOrdos, 
os produtos agricolas adquiridos nos Estados 
Unidos — principalmente trigo em grao —
e vendidos no mercado nacional fornecem  

urn montante de recursos do qual parte 
emprestada ao Govern() Federal, para ser 
aplicada atraves do BNDE. 

Ate agora, foram firmados quatro ac5r-
dos e recolhido ao Banco, ate o final de 
1963, um total de 18,7 bilhOes de cruzeiros. 
0 montante a disposicao do Banco reduziu-
se, porem, a 13,1 bill-15es de cruzeiros, em 
virtude do destaque, pela AID, de 5,6 bilhOes 
de cruzeiros para cloaca() a programas loca-
lizados na Regiao Nordeste do Brasil. 

Cumpre referir, ainda nesta parte, a em-
prestimos em moeda estrangeira obtidos 
pelo BNDE para posterior repasse a enti-
dades brasileiras. Atraves desse mecanismo, 
cujo funcionamento se processou no come-
go das atividades do Banco, foi possivel 
obter recursos destinados a promover o re-
equipamento do sistema portuario nacional, 
a aquisicao de volumosas quantidades de 
trilhos para as ferrovias brasileiras, etc. 

0 BNDE esta negociando, no moments, 
um emprestimo corn o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), no mon-
tante de 30 milhoes de dOlares, destinando-
se esses recursos a amparar projetos de 
investimentos de interesse de pequenas e 
medias empresas industriais. 0 Banco fun-
cionaria como agente do Govern Federal 
para o repasse dos creditos obtidos junto ao 
BID as empresas nacionais, estando certo, 
outrossim, que parte ponderavel desses re-
cursos sera aplicada internamente na corn-
pra de bens e servigos de producao nacional. 

RECURSOS VINCULADOS 

Caberia registrar, finalmente, que, por 
fOrga de dispositivos legais, recursos finan-
ceiros relacionados a diversos Fundos sao 
depositados no Banco em carater transitOrio, 
tendo destinagao especial e identificada. 0 
BNDE, neste caso, age como simples depo-
sitario desses recursos, nao the cabendo in-
gerencia ou responsabilidade na sua utili-
zacao. Os recursos em referencia vinculam-
se a programas setoriais de investimentos 
na infraestrutura da economia nacional, a 
cargo de outras agencias federais, consti-
tuindo os seguintes Fundos: Federal de 
Eletrificagao, de Marinha Mercante, Portua-
Ho Nacional, de Melhoramento de Ferro-
vias, etc. 
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III — POLITICA E ACAO FINANCIADORA 

CAMPO DE ATUAVLO 

Como urn banco oficial de investimen-
tos, de caracteristicas especiais, o BNDE 
tern o seu campo de atuagao delimitado, 
corn clareza, na sua legislagao organica. 
Nesse sentido, a Lei n.° 1.628/52, que criou 
o Banco, corn a finalidade principal de 
administrar o Fundo do Reaparelhamento 
Economic°, estabeleceu, no seu artigo 10, 
inciso II, que a Instituigao so "podera efe-
tuar emprestimos ou financiamentos corn os 
objetivos de reaparelhamento e fomento es-
tabelecidos nas Leis ns.° 1.474 (artigo 3. 0) 
e 1.518". 

As mencionadas leis especificaram os 
setores onde seriam aplicados os recursos 
em cruzeiros captados atraves do Adicional 
ao Impost° de Renda ou do financiamento 
conseguido no exterior: "reaparelhamento de 
portos e ferrovias, aumento da capacidade 
de armazenamento, frigorificos e matadou-
ros, elevagao do potencial de energia eletri-
Ca, e desenvolvimento de indirstrias basicas 
e da agricultura". 

Por sua vez, a Lei n.° 2.973/56, que 
prorrogou as medidas financeiras anterior-
mente estabelecidas, tratou de definir me-
lhor os setores de atividade econOmica que 
deveriam ser objeto da colaboragao finan-
ceira -do Banco, ordenando-os segundo es-
cala de prioridade que traduzia a importan-
cia relativa de cada urn deles para o Pro-
gresso economic° do Pais. A referida orde-
nagao, prevista no artigo 25 daquele diploma 
legal, e a seguinte: 

I — reaparelhamento e amplia-
cao do sistema ferrovifirio; 

II — reaparelhamento e amplia-
cao de portos e do sistema 
de navegacao; 

III — construcao e ampliacio do 
sistema de energia eletrica; 

IV — instalacao e ampliacao de 
indtistrias basicas; 

V — construgao e ampliagao de 
armazens, silos, matadouros 
e frigorificos; 

VI — desenvolvimento da agricul-
tura, compreendendo eletri- 

ficactio rural, inclusive me-
diante aproveitamento aces-
sorb° de pequenas quedas 
ditgua; e 

VII — outros setores. 

Devido a escassez relativa de seus re-
cursos, o Banco ate o momento sOmente 
aprovou projetos integrados nos setores de 
atividade econOmica classificados nos nil-
meros I a V. Por outro lado, a cooperagao 
do Banco, qualquer que seja a sua modali-
dade, so pode ser prestada para investimen-
tos na formagao de capital fixo dos mencio-
nados setores, estando vedadas, portanto, 
operag5es destinadas apenas a forma*, ou 
refOrgo do capital de giro. 

Relativamente ao Fundo Nacional de 
Investimentos (FUNAI), cuja gestic> foi en-
tregue ao BNDE, a Lei n.° 4.242/63, que o 
criou, estabelece que a aplicagao dos seus 
recursos objetivara o fortalecimento da eco-
nomia rural e industrial do Pais, observada 
a proporgao de 35% (trinta e cinco por cen-
to) e 65% (sessenta e cinco por cento), res-
pectivamente, quanto ao emprego dos re-
cursos do FUNAI. 

Deve ser assinalado, de outra parte, que 
a citada Lei n.° 2.973/56, atraves do seu 
artigo 34, tornou obrigatOria a contribuicao 
do BNDE a corregao dos desequilibrios no 
desenvolvimento regional do Pais, determi-
nando que do total dos recursos provenien-
tes do Adicional ao ImpOsto de Renda, 25% 
(vinte e cinco por cento) fOssem aplicados, 
em carater prioritario, em empreendimentos 
localizados ou que viessem a se localizar 
nas RegiOes Centro-Oeste, Norte, Nordeste, 
inclusive Sergipe e Bahia, e Estado do Es-
pirito Santo. 

Finalmente, vale salientar que o Banco 
empresta a sua colaboracao financeira, sem 
qualquer preferencia, tanto a organismos 
pirblicos quanto a empresas privadas, como 
subscreve aglies de empresas totalmente 
blicas ou totalmente privadas. Criterio se-
melhante aplica-se a nacionalidade das en-
tidades beneficiadas pelas operac5es de cre-
dit° concedidas pelo BNDE, as quais favo-
recem tanto as empresas brasileiras quanto 
as empresas estrangeiras ou que tenham par-
ticipacao de capitals estrangeiros. Cabe as- 
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sinalar, todavia, que recentemente, aprovou 
o Congresso Nacional a Lei n. 0  4.131, de 3 
de setembro de 1962, que, ao estabelecer 
normas para o investimento de capitais es-
trangeiros no Pais, restringiu a colaboracao 
dos estabelecimentos oficiais de credit° as 
empresas sob contrele de residentes no ex-
terior, quer sob a forma de emprestimos, 
quer sob a forma de aval a creditos conse-
guidos no exterior, aqueles casos em que a 
operagao se destinasse a amparar projetos 
de grande essencialidade e mediante autori-
zagan em Decreto do Executivo. 

CRITERIOS DE PRIORIDADE 

Os projetos submetidos a consideracao 
do Banco sao selecionados dentro de crite-
rios de prioridade generica e especifica es-
tabelecidos pela Entidade. 

Prioridade Generica — Os elementos 
considerados pelo Banco em relacao a prio-
ridade generica dos projetos examinados sao 
os seguintes: 

a) — insuficiencia da producao na-
cional para atender a demanda interna 
existente e prevista para urn periodo 
proximo, tendo em conta o desenvolvi-
mento do Pais; 

b) — efeitos sObre o balanco de 
pagamentos; 

c) — dificuldades de mobilizacao 
de recursos em favor do projeto subme-
tido ao Banco, em virtude da relativa-
mente baixa rentabilidade do setor ou, 
ainda, do longo periodo de maturacao 
dos investimentos; 

d) — aproveitamento de fateres de 
producao locals disponiveis (materias-
primas, mao-de-obra, etc.); 

e) — efeitos dos investimentos pro-
jetados sObre outros setores da economia 
nacional. 
Prioridade Especifica — A prioridade 

especifica de cada projeto e examinada a 
partir dos seguintes elementos: 

a) — amplitude do empreendimen-
to em relacao ao atendimento do mer-
cado nacional, presente e futuro; 

b) — navel do concurso financeiro 
necessario da parte do Poder Public°, 
tendo em conta, principalmente, o in-
teresse manifestado pelo capital privado 
pelo setor considerado; 

c) — dimensoes do empreendimen-
to, consideradas sob o angulo das eco-
nomias de escala; 

d) — caracteristicas tecnolOgicas 
do projeto; 

e) — localizacao do empreendi-
mento. 
Conforme ja salientado, o BNDE esta 

obrigado, por dispositivo legal, a aplicar, em 
carater prioritario, 25% (vinte e cinco por 
cento) dos recursos provenientes do Adicio-
nal ao Impesto de Renda em empreendi-
mentos localizados nas areas subdesenvolvi-
das do Pais (Regiees Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste e os Estados de Sergipe, Bahia e 
Espirito Santo). 

MODALIDADES DE COLABORAcA0 
FINANCEIRA 

Ao emprestar o seu apoio financeiro a 
projetos de interesse para o desenvolvimento 
da economia brasileira, recorre o BNDE a 
diversas modalidades de operagao, quer em 
moeda nacional, quer em moedas estran-
geiras. 

Operacoes em Moeda Nacional 

As modalidades de operagan em moeda 
nacional ate agora empregadas pela Entida-
de, e que se podem combinar em uma -Unica 
operacao, assim se resumem: 

a) — emprestimo reembolsavel, do 
tipo conventional; 

b) — emprestimo conventional, 
transformavel em participacao societa-
ria, a oink do Banco; 

c) — subscricao de ageles. Estas sac, 
normalmente do tipo preferential, corn 
direito a percepcao de um dividendo 
mInimo, cumulativo. Em geral, nos ca-
sos de participagao societaria, o BNDE 
se reserva, por disposicao estatutaria, 
o direito de indicar urn membro da Di-
retoria e do Conselho Fiscal das empre-
sas beneficiadas; 

d) — operacOes de "underwriting"; 

e) — inversees diretas das empre-
sas de seguro e capitalizacao em pro-
jetos aprovados pelo Banco e em subs-
tituicao ao recolhimento compulsOrio 
de 25% (vinte e cinco por cento) do 
aumento anual de suas reservas tecni-
cas; 

f) — depOsitos para desenvolvi- 
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mento, efetuados em estabelecimentos 
oficiais de credit°, executores de pro-
gramas federais, estaduais ou regionais 
de desenvolvimento econOmico, corn o 
objetivo de aumentar-lhes a respectiva 
capacidade de inversao nos setores in-
fra-estruturais da economia national. 
Esta forma especial de colaboraefio 
permitida pelo artigo 33 da Lei n. 0 .... 
2.973/ 56, e tern sido efetivada em favor 
da Regi5o Nordeste, mediante acOrdo 
corn o Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 

g) — financiamento de compra e 
venda de bens de capital fabricados no 
Pais, nos termos da Instrucao n.° 216, 
de 25 de setembro de 1961, da SUMOC, 
regulamentada pela Resolugao n.° 88/ 
62, do Conselho de Administracao do 
Banco; 

h) — emprestimos a medio e curto 
prazo, concedidos a contratantes de mu-
tuarios do Banco, corn o objetivo de fa-
cilitar — e, se possivel, antecipar — o 
exato cumprimento dos cronogramas de 
execucao dos projetos aprovados. 

Essas diversas formas de colaboracao 
financeira tern sido praticadas pelo BNDE, 
sendo de realgar que a modalidade de par-
ticipacao societaria passou a ganhar, nos 
altimos anos, cada vez maior importencia 
nas aplicacoes de recursos realizadas pela 
Entidade, em virtude, principalmente, do 
aumento dos investimentos feitos em indas-
trias basicas, em particular o setor siderar-
gico. Considerando os valores referentes 
as autorizacoes de credit° concedidas pelo 
Banco no periodo 1952/1963, observa-se 
que 68,7% dizem respeito a emprestimos 
reembolsaveis, sendo 42,5% relativos a ope-
racoes ja contratadas e 26,2% a opera-
goes ainda pendentes de contratacao no 
final de 1963; o montante das operagiies de 
participacao societaria autorizadas no mes-
mo periodo representavam 29,7% do valor 
global das operacoes, restando 1,6% para a 
participacao das inversees diretas das em-
presas seguradoras. 

Caberia ressaltar que o Banco nao tern 
fixado um montante ou valor minimo para 
efeito de sua colaboragao financeira. Em 
tese, a condicao fundamental para a con-
cessao de financiamentos e de que os pro-
jetos se enquadrem em urn dos setores 
basicos demarcados pela sua legislagao or- 

ganica e que, alem do mais, apresentem grau 
de prioridade capaz de justifica-los. 

Assinale-se, por fim, que o Banco ester 
autorizado, por lei, a financiar ate 60% 
(sessenta por cento) dos investimentos fi-
xos necessarios a materializacao de deter-
minado projeto. Em casos excepcionais, este 
teto podera ser ultrapassado, desde que o 
Conselho de Administracao assim o decida 
por dois tergos, no minim°, de seus mem-
bros. 

OperacOes em Moeda Estrangeira 

Esta o Banco autorizado a intervir em 
operagoes em moeda estrangeira, segundo 
duas modalidades principais: 

a) — prestacao de garantia ou aval, 
em seu prOprio nome, ou em nome do 
Tesouro Nacional, como seu agente, a 
creditos obtidos por organizacOes bra-
sileiras junto a firmas estrangeiras for-
necedoras de equipamentos ou a esta-
belecimentos de credit° internacionais 
ou estrangeiros; e 

b) — repasse de creditos em moe-
da estrangeira por ele prOprio obtidos 
no exterior a organizacOes brasileiras. 
Em todos os contratos em que he obri-

gagOes em moeda estrangeira, o BNDE faz 
incluir clausula segundo a qual sera inte-
gralmente assumido pelo beneficiario da 
operagao a responsabilidade por eventuais 
modificacees da taxa de cambio. 

GARANTIA AS OPERACOES 
CONTRATADAS 

0 tipo de garantia exigido normalmente 
pelo Banco nas operagoes de financiamento 
feitas a entidades organizadas sob a forma 
de sociedades por acees e o da hipoteca 
sobre os bens da empr'esa, incluindo terre-
nos, edificios, equipamentos e instalagoes. 
Considera-se satisfatOria a garantia quan-
do a relacao entre o valor dos bens dados 
em hipoteca e o valor do emprestimo 
igual ou superior a 1.66 : 1.00. Costuma, 
ainda, o Banco, em determinadas circuns-
tancias, exigir garantias subsidiarias, geral-
mente constituidas por fianca pessoal dos 
principais acionistas da empresa ou de es-
tabelecimentos bancarios. 

A garantia hipotecaria a geralmente 
substituida pela vinculagao de parcelas da 
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receita pOblica a amortizagao das opera-
goes celebradas pelo BNDE, quando se 
trata de financiamentos outorgados a Or-
gaos da Administragao POblica, cujos bens 
nao podem ser penhorados, ou de creditos 
concedidos a empresas sob contrOle estatal, 
de baixa ou nula rentabilidade, como tern 
acontecido corn redes de armazens e silos 
controladas por Governos Estaduais. 

PRAZOS DAS OPERAcOES 

De urn modo geral, quanto aos prazos 
concedidos as operagoes de financiamento 
contratadas pelo BNDE tem sido observa-
das as seguintes caracteristicas: 

Os prazos de resgate dos emprestimos 
tern sido sempre superiores a cinco (5) 
anos, ate o prazo maximo de quinze (15) 
anos. Os servigos palicos — como energia 
eletrica, ferrovias, silos e armazens — de 
rentabilidade normalmente baixa ou con-
trolada, devido a essa circunstancia tem re-
cebido os emprestimos mediante prazos mais 
longos, entre dez (10) e quinze (15) anos. 
Os projetos industriais, cuja capacidade de 
endividamento a rnaior, suportam prazos 
mais curtos para a amortizagao dos em-
prestimos. Deve ser notado, entretanto, que 
sendo todos eles ligados a indOstria pesa-
da, que demandam mais tempo para a sua 
implantagao e tem, em geral, uma densi-
dade de capital elevada, os emprestimos 
tern sido concedidos por prazo nao inferior 
a sete (7) anos, assim decompostos: 

a) — implantagao — a execucao 
dos projetos industriais de menor porte, 
financiados pelo Banco, consomem, no 
minimo, vinte e quatro (24) meses para 
a sua concluslio; 

b) — periodo de graga — consti-
tuido pelo periodo que medeia entre a 
conclusito do projeto e o inicio da 
amortizacao do financiamento. 0 perio-
do varia em funcao do tempo necessa-
rio ao ajustamento e normalizacao das 
operaciies do conjunto industrial, po-
dendo-se admitir como prazo minimo o 
periodo de doze (12) meses; 

c) — prazo de amortizagao — que 
varia de acardo corn a lucratividade 
do projeto e a sua capacidade de endi-
vidamento. 0 prazo de quarenta e oito 
(48) meses tern sido o minimo conce-
dido. 

Nos casos de operaciies em moedas es-
trangeiras, os prazos de resgate sao fixados 
nos contratos originais firmados, no exte-
rior, pelos interessados. 

JUROS E TAXAS COBRADOS NAS 
OPERACOES 

A legislagao brasileira proibe a conces-
sao de emprestimos corn taxa de juros su-
perior a 12% (doze por cento) ao ano. 

Nos primeiros anos de seu funciona-
mento, o BNDE favorecia os setores da in-
fraestrutura da economia nacional — sis-
temas portuario e ferroviario e servicos de 
energia eletrica — corn taxas de juros bem 
abaixo do maxim° permitido em lei, da 
ordem de sete (7) a oito (8) por cento. 

Nos emprestimos a indirstria basica 
observava-se uma taxa de juros superior, 
entre dez (10) e onze (11) por cento, 
atingindo-se o teto de doze (12) por cento 
em determinados casos. 

Todavia, como nessa fase os empresti-
mos se concentravam fortemente em trans-
portes ferroviarios e energia eletrica, a taxa 
media de juros cobrada pelo Banco deveria 
situar-se em torn de oito (8) por cento. 

Corn o agravamento do processo infla-
cionario, porem, o Banco hoje aplica indis-
tintamente aos projetos por ele financiados 
a taxa maxima permitida por lei, isto é, 
doze (12) por cento ao ano. Estudos recen-
tes sObre a situagao atuarial do BNDE in-
dicam que a remuneragao minima dos ca-
pitais aplicados, compativel corn uma posi-
gao de equilibrio financeiro, deve ser de 
dezenove (19) por cento ao ano. Este nivel 
podera ser akancado atraves da cobranga 
de taxas e comissOes mais elevadas, a par 
da adogao de formulas de reajustamento 
do valor nominal do principal da divida. 
Nesse sentido, vem o BNDE, irltimamente, 
adotando a formula de constituigao de "fun-
do de participagao" ou "conta especial", 
corn a cobranga de taxas sObre os lucros 
dos mutuarios, conforme autorizado pelo 
artigo 16 da Lei n.0  2.973/56. 

Relativamente as taxas normalmente 
cobradas pelo Banco, tem as mesmas as se-
guintes caracteristicas: 

a) — Comissao de abertura — co-
brada na proporglio de 1% (urn por 
cento) sabre o montante do credit() 
concedido; 
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b) — Taxa de Fiscalizagao — co-
brada na base 0,5% no periodo de Ca-
rencia e de 0,25% no periodo de amor-
tizacao do emprestimo. 

A Comissao de Abertura a paga de 
imediato, quando da abertura do credit° ao 
mutuario. A Taxa de . Fiscalizagao e as 
amortizagOes sao pagas semestralmente. 

Nos casos de operacOes de garantia a 
creditos obtidos no exterior, alem de taxas 
de fiscalizagao identicas as cobradas nas 
operacOes em moeda nacional — 0,5% no 
periodo de carencia e 0,25% no periodo de 
amortizacao — cobra, ainda, o Banco uma 
comissao pela prestagao da garantia, na  

base de 2% (dois por cento) sabre o mon-
tante da operagao. 0 avalizado fica obri-
gado, por contrato, a recolher ao Banco, 
ate final liquidacao de Was as obrigagOes 
garantidas, e corn antecedencia minima de 
20 (vinte) dias das respectivas datas de 
vencimento, seu correspondente valor em 
cruzeiros, sendo os depOsitos assim realiza-
dos mantidos em conta especial, sem juros. 

Cabe assinalar, igualmente, que em to-
dos os contratos em que ha obrigagOes em 
moeda estrangeira, o BNDE inclui clausula 
que transfere ao beneficiario da operagio a 
responsabilidade por eventuais modifica-
gOes da taxa de cambio. 

IV — ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

INTRODUcA0 

As tarefas e atribuigOes cometidas ao 
BNDE, a partir de sua criagao, levaram 
necessidade de imaginar e instituir urn sis-
tema organizacional conveniente, que pos-
sibilitasse o melhor desempenho de suas 
fungOes. 

Aquela estrutura, de certo modo ine-
dita no complexo administrativo do Pais, 
ainda mais se impunha pela razao mesma 
de ser a Entidade o unto banco de inves-
timentos atuando sabre todo o territOrio 
brasileiro, procurando, na medida de seus 
recursos financeiros, contribuir para o im-
pulso da totalidade dos setores dinamicos e 
estrategicos da economia nacional. 

O dinamismo da economia brasileira nos 
Ultimos 10 anos, em boa medida resultante 
da agao financiadora da Entidade, impunha 
a necessidade de realizar-se, no ambito de 
sua organizagao interna, determinadas mo-
dificagOes que a colocassem apta a acompa-
nhar e influir no desenvolvimento, preten-
dendo alargar seu campo de atuagao. 

Entendendo este fato concreto, a Ins-
tituicao acaba de sofrer, na sua estrutura 
organizational, substanciais modificagOes, 
cujos resultados positivos ja comegam a 
despontar, emprestando-lhe maior flexibili-
dade e desembarago. 

Organizado segundo o criterio departa-
mental, o BNDE dispOe de dois Orgaos ad-
ministrativos de cUpula, isto é, a Diretoria 
e o Consetho de Administracao, consoante 
o que dispOe sua Lei basica (Lei n. 0  1.628, de  

20-6-52). Nas paginas seguintes, sao exa-
minadas as estruturas e atribuicOes de cada 
Orgao da Instituicao. 

A ADMINISTRAcA0 SUPERIOR 
A composicao da Diretoria e do Con-

selho de Administragao, forma de nomea-
ca. ° de seus membros e tipo de investidura, 
encontram-se contempladas na Lei n. 0  1.628, 
anteriormente aludida, corn as modificagOes 
introduzidas pela Lei n. 0  2.973, de 26-11-56. 

Todos os seus membros, escolhidos li-
vremente pelo Presidente da Republica, de-
vem ser recrutados dentre cidadaos de re-

• conhecida idoneidade moral e comprovada 
capacidade. 

Diretoria — compOe-se de quatro mem-
bros, a saber: Presidente do Banco, demis-
sivel "ad nutum"; Diretor-Superintendente, 
corn mandato de 5 anos, e quatro Diretores, 
corn mandato de 4 anos. 

A diretoria, alem de exercer os pode-
res e atribuigOes que the sao conferidos 
pela Lei ou/e pelo Regimento Interno do 
Banco, deve opinar, sistematicamente, s6- 
bre operacOes que elevem a responsabili-
dade de urn so cliente a mais de CrS 5 mi-
lhOes, nao excedendo Cr$ 50 milhOes. 

Esta atribuigao, evidentemente, hoje 
nao mais exerce aquele objetivo que era o 
de repartir corn o Conselho de Administra-
cao as responsabilidades de apreciar os pe-
didos de colaboragao financeira. Corn efei-
to, os projetos encaminhados a Entidade 
raramente se situam na faixa de Cr$ 5 a 
CrS 50 milhOes, visto que os empreendimen- 
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tos de porte razoavel, sabre os quais o 
BNDE faz incidir sua colaboragao finan-
ceira, hoje encerram, em conseqiiencia do 
processo inflacionario, custos elevados. Des-
ta sorte, a quase totalidade dos pedidos de 
assistencia financeira tern sua apreciagao 
dependente do Conselho de Administragao, 
sobrecarregando-o. 

Todos os assuntos da diregao executiva 
do Banco, por outro lado, devem ser re-
solvidos pela Diretoria, ouvido o Conselho 
de Administragao nos casos omissos; demais 
disso, a lavratura dos contratos quando re-
solvidas as operagOes pelos Organs tecnicos 
do Banco, deve ser aprovada e determinada 
pela Diretoria. 

Suas deliberagoes, ordinariamente, se 
sujeitam ao direito de voto, e os atos que 
importem em compromissos ou obrigagoes 
para a Instituigao sao, sistematicamente, 
assinados por dois membros da Diretoria. 

Conselho de Administragao — corn-
p5e-se de 6 membros, corn mandato de 3 
anos, mais o Presidente do Banco, tambem 
Presidente do Conselho, e se renova anual-
mente pelo tergo. 

As deliberagOes do Conselho de Ad-
ministragao tambem se consagram atraves 
do voto, por maioria, exigindo-se urn "quo-
rum" minimo de 4 membros. 

Sua esfera de competencia abarca ma-
teria traria, de importancia inequivoca. 
Corn efeito, ao Conselho de Administragao, 
alem de competir decisOes em materia de 
regimento interno, julgamento de balangos 
e balancetes financeiros e patrimoniais, 
exame sabre a prestagao anual de contas 
da Entidade, orientacao a Diretoria, con-
cessao de ferias e licenga aos seus mem-
bros e aos Diretores, criacao ou extincao 
de cargos, sua competencia se exerce sabre 
tudo aquilo que diz respeito as grandes fi-
nalidades do Banco. 

Assim, e-lhe reconhecida competencia 
para conhecer e tragar a orientagao geral 
das operagOes da Entidade, fixando e re-
vendo as taxas de juros legais nelas apli-
caveis, as abonadas a seus depositantes, 
bem assim as comissoes ou outras quais-
quer formas de remuneragao exigidas pelo 
BNDE. Sua competencia se estende, in-
clusive, a deliberagao sabre Vedas as ope-
ragOes que elevem a mais de Cr$ 50 mi-
lhOes as responsabilidades de um so cliente,  

isto e, como ja se disse, a quase totalidade 
das operagaes hoje aprovadas pela Institui-
cao. 

Por fim, cabe assinalar que os Orga-
mentos de Investimentos e de Custeio do 
Banco, que de certa maneira espelham o 
criterio segundo o qual a Entidade preten-
de distribuir seus recursos, a luz de con-
dicionantes econamicas e sociais, necessi-
tam obter, para a sua execugao, a aprova-
gao do Conselho de Administragao. 

Presidente e Diretor-Superintendente 
— Neste quadro de administragao superior 
anteriormente descrito, papel saliente cabe 
a dois de seus membros, isto é, ao Presi-
dente e ao Diretor-Superintendente, que 
tern seus direitos e obrigagOes devidamente 
fixados em Lei, e explicitados no Regimen-
to Interno do BNDE, este aprovado pelo 
Ministro da Fazenda. 

a) — Presidente — encerra a figura 
do representante do BNDE em suas rela-
goes corn terceiros, sendo-lhe delegada 
competencia para, entre outras coisas, con-
vocar extraordinariamente o Conselho de 
Administragio e a Diretoria; presidir as 
reuniOes dos Orgaos colegiados; vetar deli-
beragOes da Diretoria, submetendo seu veto 
ao Conselho de Administragao; enviar, ate 
31 de janeiro de cada ano, ao Tribunal de 
Contas, as contas gerais do Banco e dos 
administradores, a fim de que sejam exa-
minadas juntamente corn as contas do Pre-
sidente da Republica e encaminhadas ao 
Congresso Nacional. 

Pode o Presidente, sempre que julgar 
necessario e conveniente, dirigir-se ao Mi-
nistro da Fazenda a fim de propor medi-
das indispensaveis ao Reaparelhamento 
Economic° do Pais ou ao desenvolvimento 
das atividades do Banco. 

Anualmente, deve o Presidente do 
BNDE encaminhar ao Ministro da Fazenda, 
e 'este ao Poder Legislativo, atraves do Pre-
sidente da Republica, relatOrio minucioso 
sabre o programa de desenvolvimento eco-
nomic° financiado pela Entidade, notada-
mente dando conta dos projetos financia-
dos e da situagao em que se encontram 
seus programas de execugao. 

b) — Diretor-Superintendente — e de 
fato o executivo da Entidade, agindo como 
Chefe de uma grande equipe, coordenan-
do-a. 

REVISTA DO BNDE 	 45 



A par de substituir o Presidente em 
seus impedimentos; outorgar e aceitar escri-
turas; nomear, exonerar, demitir, remover 
ou punir funcionarios de qualquer catego-
ria; propor ao Conselho a supressao ou 
criagao de cargos e fungi:3es, fixando-ihes a 
remuneracao, o Diretor-Superintendente 
coordena os trabaihos dos setores do BNDE, 
velando pelo cumprimento das delibera-
gOes emanadas da Admirtistragao Superior. 

Sua administragao e diregao dos ne-
gOcios do Banco estende-se ate a decisao 
sObre operagOes que nao elevem a mais de 
Cr$ 5 milhoes as responsabilidades de urn 
so cliente. Esta Ultima prerrogativa, no en-
tanto, tambem nao encontra oportunidade 
de ser exercida, pelas razoes apontadas, ja 
que rarissimas sao as solicitagoes de apoio 
financeiro que nao ultrapassam aquele 
montante. As solicitagOes dessa ordem, 
quando aparecem, nao se enquadram no 
rol de empreendimentos financiaveis, o que 
as elimina sumariamente de qualquer pers-
pectiva em relagao a prestagao de colabo-
ragao financeira. 

ORGANIZAcA0 INTERNA 

Os principais Orgaos internos do Banco, 
cada urn corn fungOes especificas, desem-
penham papel preponderante e foram con-
cebidos corn vistas a permitir a execucao 
dos trabaihos segundo criterios tecnicos 
modernos e corn o ma)dmo de eficiencia. 

Como ja se disse, as exigencias do 
crescimento da economia brasileira e seus 
resultados ja alcancados exerceram durante 
verios anos enorme pressao sObre a orga-
nizagao inferno. da Entidade, terminando 
por exigir pronta e imediata reestruturagao 
de seus servicos, de molde a emprestar-
lhes e ao Banco como urn todo, a necessa-
ria elasticidade e desenvoltura. 

O entendimento desse fato levou a 
atual estrutura dos sete Departamentos do 
BNDE, descritos nas paginas seguintes. 

a) — Departamento Administrativo 

Das incumbencias do Departamento 
Administrativo, podem ser destacadas, pela 
sua importancia, as seguintes: estudar, pla-
nejar, propor e executar os atos referentes 
a administragao de pessoal; estudar, pla-
nejar, propor e administrar as medidas que 
possibilitem o aperfeigoamento da estrutu-
ra do Banco, visando maior economia e ren- 

dimento do trabaiho; organizar a proposta 
de Orcamento de Custeio do Banco, etc. 

Para executar tais tarefas, alem de ou-
tras, o D.A., depois das modificagOes que fo-
ram introduzidas na sua organizagao, conta 
corn quatro Divis8es, a saber: Divisao do 
Pessoal; Divisao do Material e PatrimOnio; 
Divisao de Servicos Gerais; e Divisao de 
Organizacao e Orcamento. 

Cada Divisao, corn suas atribuigoes per-
feitamente determinadas, encontra-se estru-
turada segundo Setores, registrados a se-
guir: 

Divisiio do Pessoal (Setor Adminis-
trativo; Turma de Assistencia Social; 
Setor de Selegao e Aperfeigoamento; 
Sega° de Movimentagio e Cadastro; 
Sega° Financeira); 

— Divisiio de Material e Patrimonio 
(Setor do Material; Setor de Adminis-
tragic, de Imoveis; Turma de Zelado-
ria; Setor de Obras e Instalagoes; 
Sega° de Veiculos); 
Divisiio de Servigos Gerais (Setor de 
ComunicagOes e Arquivo; Turma de 
Registro e Controle; Turma de Ar-
quivo; Setor de Tradugio e Redagrio; 
Biblioteca; Seca° de Reproducao de 
Documentos; e Sega() de Datilografia); 
Divisao de Organizagao e Orgamento 
(Setor de Organizagiio e Metodos; 
Sega() de Orgamento). 

Por outro lado, ha junto ao Chefe do 
Departamento urn Assessor Geral, que o 
substitui, e urn Secretario. 

b) — Departamento de Controle das 
Aplicaciies 

Como seu prOprio nome indica, e o or-
gao incumbido do contreole dos empreendi-
mentos amparados financeiramente pelo 
BNDE. 

Este contrOle a amplo e vertical. Nao 
se limita ao projeto prOpriamente dito e 
suas inversiies; abrange, tambem, o regime 
operacional da empresa beneficiada, de mo-
do a acompanhar sua consolidagao. 

Deve, assim, o DCA, munir-se dos 
meios necessarios para que possa, a cada 
passo, definir corn precisao as condicoes 
tecnicas, financeiras, econOmicas e admi-
nistrativas dos projetos em execugao e de 
seus mutuarios. 

Para desincumbir-se dessa tarefa, o 
DCA conta presentemente corn oito Divi- 
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sOes, sendo cinco tecnicas e tres financeiras, 
a saber: 

Divisao de Inthistrias Mecanicas e 
Transportes 

Divisao de Energia Eletrica 
Divisao de Inditstria Metaltirgicas 
Divisio de Indtistrias Agropectthrias 
Divisas de Industrias Quimicas 
Divisao de Auditoria "A" 
Divisao de Auditoria "B" 
Divisao de Registros e Encargos 
O controle tecnico — tern por objetivo 

garantir ao Banco que o projeto aprovado 
sera executado dentro das condigOes pro-
postas, isto é, respeitados seus prazos, orca-
mentos e especificacOes. Para isso, exige o 
Departamento, logo apOs a assinatura dos 
contratos, a apresentacao, pelo mutuario, 
de uma serie de documentos dentre os 
quais podem ser citados: o projeto de exe-
cucao, os cronogramas, as especificagOes, 
etc. 0 Departamento fixa, outrossim, os  li-
mites entre os quais as adjudicagOes de ser-
vigos e/ou aquisigOes de materiais devem 
ser submetidas a sua apreciagao previa ou 
"a posteriori". 

Depois de convenientemente examina-
da a documentagao acima referida, o DCA 
da inicio a fiscalizacao promovendo, com 
este objetivo, inspecOes periOdicas as obras, 
a fim de assegurar a execucao do projeto 
dentro das condicOes aprovadas. Nessas 
inspecOes, sao anotados os progressos fisi-
cos da obra, o acerto ou nao dos seus pro-
cessos e metodos de execucao e a fidelida-
de ao cronograma apresentado. sao reali-
zadas pesquisas nos pregos de materiais, 
equipamentos e servigos, de forma a regis-
trar e justificar qualquer discrepancia por-
ventura notada entre os precos previstos e 
os em execucao. 

O relatOrio pormenorizado da inspecao 
fornece a administracao da Casa os infor-
mer necessarios, corn indicagao das provi-
dencias a serem adotadas para a boa con-
ducao tecnica do projeto. 

O controle financeiro — tern por fina-
lidade verificar e exigir a correta aplicagao 
do credit° concedido, bem como acompa-
nhar a vida financeira do mutuario, atra-
ves da analise e controle de suas contas, de 
forma a manter o Banco constantemente 
informado da situacao da empresa. 

Para tanto, exige o Departamento a 

apresentacao de cronogramas financeiros e 
de desembOlso, balancetes, balango geral e 
conta de lucros e perdas. Procede, outros-
sim, a inspegOes contabeis nas empresas, 
para analisar a correcao da escrita, a ade-
quacao dos comprovantes de desembOlso e 
a situagao financeira da mutuaria atraves 
de indices tecnicos apropriados. Este con-
trole abrange, tambem, as aplicacOes de re-
cursos prOprios do mutuario para fins de 
constatacao da proporcionalidade usual-
mente exigida em contrato e sua convenien-
te utilizacao. 

Contempla, ainda, o controle financei-
ro o registro das obrigagoes em moeda es-
trangeira, a rigorosa observancia de segu-
ro para os bens hipotecados e/ou penhora-
dos ao Banco, a adequada apropriacao dos 
gastos dos projetos pelos seus principais 
itens e o acompanhamento de tOdas as obri-
gagOes contratuais, inclusive a da apura-
cao dos creditos do Banco em decorrencia 
do born resultado financeiro da mutuaria. 

O controle administrativo — exerce-se 
atraves do acompanhamento dos atos admi-
nistrativos das empresas, analisando-os e 
aprovando-os quando for o caso. E proce-
dida verificacao detida, nas inspegOes, da 
organizagao e metodos de trabalho das mu-
tuarias. Este controle exige grande pratica 
dos funcionarios do DCA e meticuloso tra-
balho de pesquisa dentro da empresa, para 
bem fixar as deficiencias encontradas, su-
gerir as necessarias correcOes, melhorar a 
capacidade de operacao e o nivel de pro-
dutividade. 

O controle administrativo inclui, ou-
trossim, o exame das modificagOes de Di-
retoria, aumento de capital e outras altera-
goes estatutarias das entidades amparadas 
financeiramente pelo Banco. 

O controle de resultado — Tendo em 
vista que os projetos financiados pelo 
Banco tem urn objetivo especifico e mar-
cante na economia nacional, o acompanha-
mento dos seus resultados a da maior im-
portancia para fins de verificagao — em 
quantidade, qualidade e valor — do alcan-
ce das finalidades do empreendimento. 

Para este mister, registra-se sistema-
ticamente as quantidades produzidas e o 
respectivo faturamento, analisando e corn-
parando esses dados corn aqueles previa-
mente fixados no projeto aprovado. 
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Pessoal e metodo de trabalho — Para 
essas funcOes de contrOle conta o DCA 
corn engenheiros, auditores, tecnicos em 
contabilidade e auxiliares. 

Os engenheiros Sao os responsaveis 
pelo acompanhamento tecnico e orgamen-
tario do projeto. Assim, procedem a inspe-
gao as obras elaborando o correspondente 
relatOrio; apreciam os cronogramas; exa-
minam e opinam sObre: concorrencias e to-
madas de prego, pedidos de liberagao e/ou 
suplementagao de credit°, oportunidade de 
concessao dos adiantamentos, conveniencia 
e adequagao dos materiais e especificagOes 
do projeto, etc. 

Aos auditores cabe o contrOle finan-
ceiro-administrativo dos mutuarios. Sao, por 
isso, incumbidos das inspecOes contabeis, 
da analise dos balancetes, balangos e conta 
de lucros e perdas e da organizagao admi-
nistrativa das empresas. Opinam obrigatO-
riamente nos pedidos de liberagao e/ou 
suplementacao de creditos e adiantamen-
tos e sObre os cronogramas financeiros e 
pianos de desembOlso. Procedem, outros-
sim, a comprovagao das utilizagOes, de for-
ma a verificar a boa aplicacao dos recur-
sos fornecidos pelo Banco. 

Os metodos de trabalho do Departa-
mento sao os usuais e ja consagrados pelo 
Banco, isto é, os do trabalho em equipe. 
Assim, sempre que o assunto demande in-
formagOes de ambito tecnico e financeiro 
— liberagOes de credit°, analise de crono-
gramas, relatOrios de inspegao, revisOes 
de orcamentos e pianos de desembOlso, etc. 
— organiza-se automaticamente urn Grupo 
de Trabaiho constituido por engenheiros e 
auditores e coordenado pelo Chefe da Di-
visao tecnica a que o projeto esta afeto. 

Outra pratica de trabalho a ser citada 
a da padronizagao, sempre que possivel, 

dos roteiros das informacOes e relatOrios, 
com o que se vem obtendo uma adequada 
homogeinizagao dos servigos do Departa-
mento e uma maior velocidade e precisao 
nos mesmos. 

Ainda dentro do campo de atuagao do 
DCA cumpre referir-se ao exame dos pe-
didos de emprestimos formulados por em-
preiteiros ou fornecedores dos mutuarios. 
Trata-se de operagao de credit° a curto 
prazo, regulada pela Dec. n.° 38/57, do CA., 
visando facilitar aos contratantes de obras  

ou fornecimento de mutuarios do Banco a 
mais rapida execugao de seus contratos. 0 
DCA, nesses casos, examina como Coorde-
nador do GT interdepartamental a preten-
sac) do requerente a luz dos ensinamentos 
obtidos na continuada observagao das obras 
a que se relaciona o pedido. 

c) — Departamento Economic° 

Nos primeiros anon de operagao do 
Banco, o Departamento Economic° dedica-
va-se, em linhas gerais, a duas fungOes: 
I) — participagao ativa no exame, do pon-
to-de-vista econOrnico, de projetos justifi-
cativos de pedidos de colaboragao financei-
ra encaminhados a Entidade; e, II) — rea-
lizagao de estudos e pesquisas de carater 
economic°, prOpriamente ditos, que orien-
tassem as aplicagoes do BNDE. No inicio 
de 1958, corn a criagao do Departamento de 
Projetos, como Orgao autOnomo, corn fina-
lidades definidas — resultante da fusao do 
entao Departamento Tecnico e dos setores 
do Departamento Economic° que se ocupa-
yarn da analise de projetos — passou o 
D.E. a operar corn caracteristicas peculia-
res a Orgao dessa natureza. 

0 desenvolvimento das atividades do 
Banco e o prOprio crescimento da economia 
brasileira evidenciaram, posteriormente, a 
necessidade de ser reformulada a estrutu-
ra organizacional do D.E., de sorte a tor-
na-lo mais atuante e melhor capacitado a 
responder pelos estudos que the estao afe-
tos. Em meados de 1963 aprovava a Admi-
nistragao da Casa nova estrutura para o 
Departamento. 

Conta atualmente o D.E., para a rea-
lizagao de estudos e para assessoramento 
aos demais Departamentos e a Administra-
cao Superior do Banco, corn quatro Divi-
sOes, a saber: Divisao de Estudos Setoriais; 
Divisao de Estudos Regionais; Divisao de 
Programagao; e Divisao de Estatistica e 
Atuaria. Estao ligados, por sua vez, a Che-
fia do Departamento, urn Assessor EconO-
mico, um Assessor Tecnico, o Setor de Do-
cumentagao e a Secretaria, contando, final-
mente, o D.E. corn a colaboragao de Con-
sultores Tecnicos especialmente contrata-
dos, quando conveniente, para a realizacao 
de estudos especificos. 

A Divisao de Estudos Setoriais corn-
pik-se dos Setores de Indastrias Metalar-
gicas; de Indastrias de Bens de Capital; de 
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Industrias Quimicas; de Estudos sObre Ser-
vicos Basicos; e de Tecnologia Industrial. 
Esta Divisdo tern como objetivos fundamen-
tais a revisao periodica dos criterios de en-
quadramento e prioridade do Banco; a rea-
lizagao de estudos monograficos sabre se-
tores e ramos basicos da economia nacio-
nal, situados na esfera de agao do Banco; 
a elaboragao ou participagao no preparo 
de projetos especfficos de investimentos 
para a Instituig5o; a organizagao de do-
cumentagao especializada sabre tecnolo-
gia industrial e a orientagao da contribui-
ção do Banco no campo da pesquisa tecno-
lOgica. 

A Divisao de Estudos Regionais, por 
seu turno, abrange os Setores de Analise, 
Pesquisas e Levantamentos; e de Coordena-
ca.° de Programas. Seus principais objeti-
vos podem ser assim sintetizados: realizar 
estudos e pesquisas sabre regiOes geo-eco-
nOmicas; analisar o resultado dos progra-
mas regionais, federais ou estaduais, de de-
senvolvimento econ5mico; examinar opor-
tunidades oferecidas por projetos especi-
ficos para a ampliagao das atividades do 
Banco em areas menos desenvolvidas, etc. 

A Divisao de Programagdo se compoe 
dos Setores de Programagao Global e de 
Estudos Macros; de Orgamento de Investi-
mentos; e de Estudos Fiscais e Monetarios. 
A esta Divisao estao afetas tarefas ligadas 
ao estudo sObre o ritmo e as caracteristi-
cas do processo de desenvolvimento da eco-
nomia nacional; a construg5o, em coopera-
cao corn outras entidades, e demais Divi-
s5es do Departamento, de indicadores da 
evolugao dos setores basicos e das transfer-
magi:3es estruturais da economia brasileira; 
aos estudos de carater macro, necessirios a 
programagao global e setorial; ao estudo e 
perspectivas da situagao monetaria e cam-
bial do Pais; a elaboragao e contrede do 
Orcamento de Investimentos do Banco, 
bem assim sugestOes de normas e metodos 
para aperfeigoamento do sistema de previ-
sao e contrOle daquele orgamento; ao es-
tudo e acompanhamento da tramitacao de 
projetos-de-lei no Congresso Nacional; etc. 

A Divisao de Estatistica e Atuaria — 
constituida dos Setores de Estudos Finan-
ceiros e Atuariais; de Analises Econome-
tricas; e de Levantamentos e Analises Es-
tatisticos — sac) atribuidos estudos atua- 

riais sObre a situagao do Banco; elaboracao 
de estudos conjuntos coin outras Divisoes 
corn vistas a ampliagao dos recursos da 
Instituigao; determinagao do comportamen-
to do mercado nacional de capitais; levan-
tamentos e analises de estatisticas; etc. 

Finalmente, cabe referir que ao Setor 
de Documentagao compete organizar e man-
ter o acervo de documentagao econOmica 
de interesse do Departamento, bem assim 
coordenar os trabalhos de carater editorial 
do D.E., compreendendo padronizagdo, edi-
ção e distribuicao dos documentos publi-
cados. 

d) — Departamento Financeiro 

Trata-se de Orgao executivo, a quem 
cabe efetuar tOdas as operagiies bancarias 
autorizadas pelos escaloes competentes do 
Banco, obedecidas as disposigoes legais. 

0 volume de tarefas a ele cometidas, 
resultante da ampliagao das atividades do 
BNDE, levou a necessidade de dots-lo de 
estrutura adequada. 

Junto a Chefia, encontra-se o Assessor 
Geral, o Setor de Documentagao e Expe-
diente, o Setor de Cadastro e a Secretaria. 
Completando sua estrutura, as Divis5es de 
Contabilidade; de Aplicacoes Mobiliarias; de 
Processamento de Pagamentos e Recebimen-
tos; e de Valores e Tesouraria. 

A Divisao de Contabilidade compreen-
de os Setores de Classificagao; de Registro; 
de Revisao; e de Analises. A Divisao de 
AplicagOes Mobiliarias , por seu turno, con-
ta corn os Setores de Contra'le de Valores 
Mobiliarios e de ContrOle de AplicagOes de 
Capitais. A Divisao de Processamento de 
Pagamentos e Recebimento esti° afetos os 
Setores de Pagamentos em Moeda Nacio-
nal; de Pagamentos em Moeda Estrangeira; 
e de Cobrangas. Por fim, a Divisao de Va-
lores e Tesouraria conta corn os Setores de 
Caixa; de Habilitagao; e de Valores. 

e) — Departamento Juridico 

0 Departamento Juridico tem, como os 
demais Departamentos, a esfera de suas 
atribuigoes definida no Regimento Interno 
do Banco e explicitada mediante atos nor-
mativos da Administragao Superior. 

A amplitude, e ate mesmo heterogenei-
dade, das fungOes que the sao cometidas di-
ficultam a sintese de suas atividades. 

A ele compete, entre outras atribui- 
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toes, analisar os aspectos juridicos das di-
ferentes operagOes amparadas pelo Banco, 
como por exemplo o seu enquadramento le-
gal, capacidade crediticia do contratante, 
garantias da operagao, propondo as condi-
cOes operacionais; redigir os instrumentos 
contratuais, examinar a documentacao ne-
cessaria ao contrato, bem assim fiscalizar a 
sua execucao. 

Alem disso, a ele compete sugerir no-
vas modalidades de opera*); proceder a 
estudos sabre a legislagao de interesse do 
Banco, acompanhando, inclusive, a trami-
tacao dos projetos de Lei e sugerindo no-
vas medidas legais e administrativas; de-
fender, em juizo ou fora dele, os interesses 
da Entidade; prestar assistencia juridica a 
todos os Orgaos do Banco, e tudo o mais 
que possa merecer qualquer apreciacao de 
natureza juridica. 

Numa palavra, o Departamento Juri-
dico, como interprete da Lei, participa de 
todos os atos que impliquem, imediatamen-
te ou nao, a criagao, modificacao ou extin-
ca. ° de direitos e deveres para o Banco, e 
propoe, ainda, medidas visando suprir ou 
modificar o quadro juridico vigente, nos li-
mites de sua atuagao. 

Sua atual estrutura compreende, junto 
ao Chefe do Departamento, urn Assessor-
Geral, que o substitui, bem como urn Se-
cretario e urn Chefe do Expediente. 

Para a execucao das tarefas que the 
estao afetas, conta o D.J. corn: 

— Divisio de Operacoes e Assistencia 
Juridica — composta do Setor de Es-
tudos e Assistencia Juridica; Setor 
Juridico de Projetos I; Setor Juri-
dico de Projetos II; Setor Juridico 
de Projetos III; 

— Divisao de Contratos — composta 
dos Setores de Financiamentos Inter-
nos; de Avais e Financiamentos Es-
trangeiros; de Interpretacao Contra-
tual; de Contrale Legal e Operaciies; 

— Contencioso. 

Na multiplicidade de funcaes atribui- 
das ao Departamento Juridico, ressalta, 
como principal, a analise dos pedidos de co- 
laboracao financeira formulados ao Banco 
e a posterior elaboracao dos contratos e fis- 
calizacao das obrigaciies neles avancadas. 

A sua propria estrutura, anteriormente 

referida, volta-se precipuamente para este 
fim. Assim, a Chefia, compreendendo o 
Chefe do Departamento e o Assessor-Geral, 
recebem os estudos efetuados pela Divisao 
de Operagoes e Assistencia Juridica e 
pela Divisdo de Contratos. 

Quando urn pedido de colaboragao fi-
nanceira reuna, ao menos virtualmente, 
qualidades que possibilitem o amparo do 
Banco, a designado urn Grupo de Trabalho 
(GT) para estuda-lo. 0 GT criado a com-
posta, normalmente, de urn engenheiro e 
urn economista do Departamento de Proje-
tos e de um advogado escolhido, tendo em 
vista o negOcio a que se dedica a postulante, 
dentre os setores da Divisao de OperacOes 
e Assistencia Juridica. No seu parecer, o 
representante do D.J. examina em capitu-
los diversos: a) a Postulante; b) 0 Pedido; 
c) As Garantias do Pedido; d) As Condi-
gOes de Operacao. 

0 exame da postulante esclarece os se-
guintes pontos principais: 1) sabre sua 
personalidade juridica, isto é, informa se 
foram cumpridas as normas que presidem 
a constituicao e ao funcionamento da em-
presa, atendendo a forma pela qual apare-
ce no mundo juridico, bem como ao tipo de 
negOcio a que se dedica; 2) sabre a forma-
cao do capital social e os principais acio-
nistas, quando for o caso; 3) acerca da 
administracao da sociedade, onde sao exa-
minados os estatutos ou contrato social, a 
responsabilidade dos administradores, etc. 

Quando a postulante a pessoa juridica 
de direito pablico o exame, mutatis mutan-
dis, atinge as finalidades alinhadas acima. 

Sob o titulo 0 Pedido verifica-se, so-
bretudo, o enquadramento legal da opera-
cao nas atividades do Banco e o montante 
de sua participagao no projeto, o Orgao in-
terno competente para decidir sabre o pe-
dido e, quando for o caso, os contratos fir-
mados pela postulante relativos ao forneci-
mento e/ou montagem do material impor-
tado. 

No capitulo referente as garantias de 
operacao perscruta-se acerca do modus de 
ressarcimento do Banco na eventualidade 
da falencia do empreendimento. 0 Banco 
exige, geralmente, para cobertura dos con-
tratos que realiza, garantias reais (hipoteca, 
penhor mercantil ou industrial, caugao de 
awes, etc.) e garantia fidejussOria (aval, 
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fianga, delegagao de fundos como reserva 
de meios de pagamento, etc.), escolhendo 
entre estas e aquelas, as que melhor se coa-
dunam corn as caracteristicas da operagao. 

Por fim, sao alinhadas as condigOes em 
que o Banco deve acolher a solicitagao re-
querida, caso o GT opine pelo seu deferi-
mento. Ha condigoes mais ou menos padro-
nizadas para o tipo de negOcio a que se 
dedica a empresa e outras que emergem 
do estudo efetuado, isto é, especificas para 
determinada operagao. As condig5es, em 
Ultima analise, situam as bases em que o 
BNDE deve aceitar o pedido da empresa. 

Encaminhado, as vezes corn modifica-
goes, pelas Chefias dos Departamentos Ju-
ridico e de Projetos, ape's os despachos dos 
Chefes das Divisoes competentes, o relate).- 
rio do GT e por fim submetido aos Orgaos 
do Banco encarregados de decidir sabre o 
pedido (Superintendencia, Diretoria ou 
Conselho de Administragao), tendo em vis-
ta o montante de participagao fixado pelo 
GT. Se aprovado, o pedido retorna ao D.J. 
para efetivar a contratagao. A assim cha-
mada contratacao nao se limita a mera 
feitura do contrato. Analisa a Divisao de 
Contratos extensa documentagao que, em 
resumo, compreende documentos relativos 
A personalidade e capacidade juridica da 
postulante; as quitagOes fiscais, previden-
ciarias, e do cumprimento dos dispositivos 
referentes a nacionalizagao do trabalho; 
aos representantes legais da postulante que 
assinarao o contrato; as garantias reais da 
opera*); e aos intervenientes garantido-
res (avalistas e fiadores). 

Se regular a documentagao e aprova-
da a minuta contratual pela Diretoria do 
Banco, ape's tratativas com a postulante, 
afinal assinado o contrato, por escritura 
publica ou particular, conforme o caso. Pas-
sa-se, por fim, para a fase de fiscalizagao 
contratual, ainda a cargo da Divisao de 
Contratos no que tange aos aspectos juri-
dicos. Ai se investiga acerca da interpreta- 

e do cumprimento das obrigagOes con-
tratuais assumidas pelos beneficiarios e 
intervenientes no contrato. Findara so/nen-
te, e corn ela a atuagao do D.J., quando ex-
tintas as obrigagOes avangadas ou, anor-
malmente, em juizo, em que o D.J. a re-
presentado pelo Contencioso, quando o 
conflito de interesses entre o Banco e os  

contratantes nao for passivel de solugao 
amigavel. 

f) — Departamento de Operacoes In-
ternacionais 

A organizagao inicial do BNDE nao 
possuia nenhum Departamento especiali-
zado no trato das relaciies corn o exterior. 
Todavia, cedo a Administragao do Banco 
foi levada, pela complexidade destas ope-
rag5es, a criar urn Orgao especifico para 
preparar as bases das negociagOes corn en-
tidades estrangeiras e acompanhar a evolu-
cao do comercio e das finangas internacio-
nais. Desse modo, o Regimento Interno, 
aprovado em. 27 de janeiro de 1958, ja in-
cluia entre os Orgaos tecnicos do Banco o 
Departamento de Operag5es Internacionais 
corn a incumbencia, entre outras, de esti-
mar a magnitude e determinar a composi-
gao dos financiamentos e investimentos ex-
terms requeridos pelos programas gover-
namentais de desenvolvimento e reapare-
lhamento econamico e sua correlagao corn o 
Balango de Pagamentos. 

Contudo, fatal-es supervenientes nao 
permitiram que se obtivesse o rendimento 
e a eficiencia esperados do D.O.I. A caren-
cia de economistas treinados na especiali-
dade e ate mesmo de pessoal administrativo 
fez corn que grande parte de suas atribui-
cOes fosse absorvida, ainda que em carater 
precario, por outros Departamentos. Toda-
via, as dificuldades mencionadas afetaram 
todo o Banco, embora se fizessem sentir 
corn maior rigor no D.O.I., pelo fato de so 
haver sido criado mais recentemente. 

Embora antes da criagao do Departa-
mento de OperagOes Internacionais ja hou-
vessem sido assinados alguns Acardos de 
Emprestimo sabre Excedentes Agricolas 
(1.0  e 2.0  Acordos) corn o Govern dos Es-
tados Unidos da America, foi a partir de 
sua criagao que mais diretamente cuidou-
se do problema, sendo negociados os 3. 0  e 
4.0  AcOrdos, que se espera tragam as dis-
ponibilidades do Banco cerca de Cr$ 18,0 
bilhOes no decorrer de 1964. No final do 
ano passado, como representantes do BNDE, 
tecnicos do D.O.I. participaram das dis-
cuss5es que levaram a assinatura do 5. 0 

 Acardo sabre Excedentes Agricolas, que, 
conquanto ainda nao tenha sido assinado 
o respectivo aciirdo de emprestimo, deve 
proporcionar ao Banco, aproximadamente, 
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Cr$ 20,0 bilhOes, nos prOximos anos. Tam-
bem sao dignos de mengao a assinatura de 
diversos acOrdos interbancarios, sendo que 
urn deles, o firmado corn o Instituto Mobi-
liario Italiano produziu importagOes finan-
ciadas no montante de US$ 64,0 milhOes, 
beneficiando setores importantes da econo-
mia nacional. 

Dentro da atual estrutura, cabem ao 
D.O.I., entre outras, as seguintes atribui-
goes: formular parecer sObre aspectos es-
pecfficos em projetos que necessitam de ga-
rantia do Banco para obter financiamento 
externo; estudar a posigao do Balango de 
Pagamentos do Pais corn diferentes areas 
econemicas do comercio internacional, a 
fim de proporcionar orientacao na materia 
aos demais Orgaos do Banco; colaborar nos 
estudos e trabalhos que visem a determina-
gao da magnitude e composicao dos finan-
ciamentos e investimentos externos reque-
ridos pelo desenvolvimento da economia 
nacional; colaborar no estabelecimento das 
bases para negociagOes com entidades es-
trangeiras, visando a obter financiamento 
para projetos enquadrAveis no ambito do 
Banco e controlar as obrigagOes deles de-
correntes. 

Suas atividades encontram-se distribui-
das entre duas DivisOes. A Divisao de Co-
mercio Internacional compete estudar e to-
mar conhecimento da evolucao do corner-
cio mundial e da politica dos Orgaos finan-
ceiros internacionais, enquanto que a Divi-
sao de OperagOes tern a seu cargo, alem 
do registro e contrOle das responsabilidades 
do Banco corn o exterior, o estabelecimento 
das bases sObre as quais se processam as 
negociacOes corn organismos internacionais 
e entidades ou empresas estrangeiras. 

Tern ainda o D.O.I. a incumbencia de 
preparar as bases para aplicagao do empres-
timo de US$ 30 milhOes em final de nego-
ciagOes corn o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e destinado ao finan-
ciamento da pequena e media empresas. 

Por fim, assinale-se a colaboragao per-
manente que o D.O.I., como representante 
do BNDE, presta ao Grupo de Coordena-
ca. ° do Comercio corn os Paises Socialistas 
— COLESTE, Orgao do Govern° que 
orienta as relacOes comerciais do Brasil 
corn os paises de economia centralmente 
planificada. 

g) — Departamento de Projetos 

O Departamento de Projetos exerce, 
precipuamente, a tarefa de analise, nas 
partes tecnica, econOmica e financeira, dos 
pedidos de colaboragao financeira encami-
nhados a Entidade, quer sejam eles empres-
timos, financiamentos, prestacao de garan-
tia, ou participacao societaria. 

ApOs sofrer alteragOes ern sua estrutu-
ra, recentemente, corn vistas a permitir que 
o mesmo se habilitasse a examinar desem-
baragadamente os pedidos de colaboragao 
financeira encaminhados ao BNDE, o De-
partamento de Projetos passou a contar, 
junto ao Chefe, corn urn Assessor EconO-
mico e urn Assessor Tecnico, alem de um 
Chefe de Expediente e uma Secretaria. 

Como os demais Departamentos, o D.P. 
possui suas DivisOes especializadas, a saber: 

— Divisao de Industrias de Constru-
gao Mecanica e Transportes, composta dos 
Setores de Construcao Mecanica e Trans-
porte I, II e III, e do Setor de Economia; 

— Divisao de Industrias Sidenargicas, 
composta dos Setores Sidethrgicos I e II, e 
do Setor de Economia; 

— Divisao de Industrias Metabargicas, 
a qual se encontram afetos os Setores Me-
talOrgicos I e II, e o Setor de Economia; 

— Divisao de Industrias Quimicas, on-
de se situam os Setores Quimicos I e II, e 
o Setor de Economia; 

— Divisao de Energia Eletrica, que se 
compOe dos Setores de Energia Eletrica I, 
II e III, e do Setor de Economia; e, final-
mente, a 

— Divisao Agropecuaria, compreen-
dendo os Setores Agropecuarios I e II, e o 
Setor de Economia. 

A analise do projeto obedece, ordina-
riamente, o seguinte roteiro: 

a) — Parecer inicial do Grupo de Tra-
balho (GT), geralmente integrado por um 
Chefe de Setor; 

b) — encaminhamento do parecer ao 
Chefe da respectiva Divisao para o corn-
petente pronunciamento; 

c) — envio, posteriormente, ao Chefe 
do Departamento, para identico fim; 

d) — remessa do parecer ao Diretor-
Superintendente para apreciacao, que, con-
forme o montante da colaboragao solicitada, 
o encaminhara ao Conselho de Administra-
cao ou a Diretoria. 
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a) — Carta-Consulta e Projeto — A 
solicitagao de colaboragao financeira ao 
Banco, sob qualquer das formas em que a 
mesma a asseguravel, pode ser feita em ca-
rater preliminar, de consulta, e em forma 
definitiva. 

E recomendada a primeira formula 
quando ha ditvidas quanto a viabilidade de 
uma decisao favoravel, ja por nao estar a 
atividade ainda reconhecida como enqua-
drada no campo de atuagao do Banco, ja 
por nao se encontrarem tambem fixados os 
niveis de prioridade generica atribuiveis ao 
setor. 

A consulta contera as informagOes mi-
nimas para caracterizar a natureza do em-
preendimento, devendo esclarecer, entre 
outros aspectos, os produtos que sera° ela-
borados e em que quantidade, suas aplica-
gOes principais, mercado existente, valor 
total do investimento, dispendio em moeda 
estrangeira, fontes de recursos, colaboracao 
desejada do Banco e importancia da ini-
ciativa sob o ponto-de-vista da economia 
do Pais. 

0 processo sera encaminhado ao D.P., 
que, apOs seu estudo, exclusivamente sob 
os angulos do enquadramento e prioridade, 
registra o seu parecer fundamentado, o 
o qual é, entao, submetido a Diretoria pelo 
Diretor-Superintendente, a fim de que a 
mesma delibere se o empreendimento tem 
ou nao condig6es para, em principio, contar 
com a colaboragao da Entidade. 

Convem ressalvar que a decisao final 
sobre o pedido dependera da apresentagao 
de projeto especifico, que devera contem-
plar minucioso estudo sObre os aspectos 
econ6micos, tecnicos, financeiros, e tudo o 
mais ligado ao empreendimento. 

b) — Tipos de Anidise Realizados pelo 
Grupo de Trabalho (GT) — Quando da 
apresentagao de projeto ao BNDE, solidi-
tando colaborageo financeira da Entidade, 
em qualquer das suas modalidades, o Chefe 
do Departamento constitui urn Grupo de 
Trabalho que se encarrega de opinar 56- 
bre a viabilidade da operagao em foco. 0 
GT constitui-se de tecnicos, a saber: eco-
nomista, engenheiro, contador e advogado. 
0 Departamento Financeiro se incumbe la-
teralmente de fazer o levantamento cadas-
tral dos principais integrantes da empresa. 
E indicado, tambem, urn elemento dentre  

os componentes do GT, que se responsabi-
liza pela uniformidade de redagao do pare-
cer, apresentagao do estudo e demais ser-
vigos de coordenagao do trabalho. 

Deve ser acentuado que, de modo geral, 
a colaboragao maxima da Entidade limita-
se a 60% dos investimentos fixos a serem 
realizados, quer na implantagao da ativida-
de, quer em projetos de expanse°. Atual-
mente, o Banco vem concedendo urn trata-
mento especial aos empreendimentos side-
rilrgicos e usinas eletricas, que exigem 
para a sua implantagao ou expanse° um vo-
lume substantial de recursos, admitindo-se, 
nestes casos, que a participagao do Banco 
ultrapasse o limite anteriormente mencio-
nado. 

De modo geral, cada tecnico integrante 
do GT deve ocupar-se dos seguintes as-
pectos: 

ECONOMISTA — encarregado de ana-
lisar o enquadramento e a prioridade gene-
rica do empreendimento. A concessao de 
prioridade especifica, responsavel pelo de-
ferimento ou nao do pedido, a observada a 
partir, principalmente, dos elementos obser-
vados no estudo tecnico, ou seja, exeqiiibi-
lidade tecnica do empreendimento, custos 
operacionais e rentabilidade prevista do 
projeto. Analise do mercado. Analise do in-
vestimento, discriminando-se os itens corn-
ponentes do investimento total, e determi-
nando, assim, o seu custo total. Nesta de-
terminagao a verificada, tambem, a necessi-
dade de capital de giro por parte da em-
presa. Determinagao da participagao do 
Banco no empreendimento. Dentre os di-
versos tipos de analise, o economista ainda 
determina o "break even point"; a rentabi-
lidade do investimento; o "pay-bak" perio-
do, e o orgamento de capital, a partir do 
qual as conclus6es sao obtidas. 

Em se tratando de programa de ex-
panse°, procura-se integrar o investimen-
to proposto dentro da estrutura da empresa. 
Para isso, formulam-se as premissas neces-
sarias, bem como os orgamentos globais e 
relatOrios financeiros (analise de "cash 
flow"; demonstragao de lucros e perdas e 
balangos pro-forma). A partir desses  ulti-
mos elementos, determina-se a capacidade 
de endividamento para o periodo em que a 
empresa estara vinculada ao Banco. 

Quando se trata de programa de im- 
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plantagao, a analise acima tambem se pro-
cessa, excetuando-se o aspecto relativo 
integragio. 

ENGENHEIRO — a fungao precipua 
deste tecnico prende-se a verificagao da 
validez do orgamento apresentado pela 
Postulante; examina os custos de operagao 
vigentes (caso se trate de pedido de ex-
pansao) e os custos a serem observados 
epos a realizagao da expansao; exeqiiibili-
dade tecnica do empreendimento onde 
observado se os fate:ores de produgao (mao-
-de-obra, materias-primas, energia, loca-
lizagao da empresa, agua, etc.) sao tecnica-
mente adequados para serem atingidas as 
metas de produgao. 

CONTADOR — a participagao do con-
tador se faz notar naquelas empresas que 
ja se encontram em operagao. Analisa o 
credit°, verificando o comportamento e os 
antecedentes da empresa, bem como de  

seus executivos durante urn periodo de 5 
anos. Dentre os diversos tipos de analise 
de que se ocupa, destaca-se a de "fund 
flows" (origem e aplicagao de recursos); 
estudos comparativos dos balangos gerais e 
determinagao das relagoes e quocientes; 
analise da rentabilidade e da capacidade de 
a empresa gerar recursos para reinvesti-
mentos e formagao de reserves. 

ADVOGADO — ocupa-se do aspecto 
juridico da Proponente; enquadramento le-
gal e prioridade especifica, alem da partici-
pagao do BNDE; garantias da operagao 
(reais e/ou fidejussOrias); condigOes da 
operagao. 

As atribuigOes de cada Departamento e 
de todos, conforme se viu nas paginas an-
teriores, bem como os resultados ja alcan-
gados pela Entidade nestes 11 anos de 
atuagao, conforme se vera mais adiante, 
tern exigido ponderavel esforgo por parte 
de seus administradores e servidores. 

USINA DE FURNAS — COM UMA CAPACIDADE INSTALADA DE 900 000 KW NA 1.a ETAPA, A CONCLUIR-SE EM 
1964, E DE 1 200 000 KW NA ETAPA FINAL, A USINA DE FURNAS SUPRE DE ENERGIA A REGIAO MAIS DE- 
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V - RESULTADO DA AcA0 FINANCIADORA 

A DEMANDA DE RECURSOS 

A analise da agao financiadora do 
BNDE, desde o advento da Instituigao, em 
1952, ate 31 de dezembro de 1963, nao es- 
taria completa sem uma apreciacao prelimi- 
nar da demanda de recursos a ele dirigida. 

0 montante das solicitagOes de apoio 
financeiro encaminhadas ao Banco no pe- 
riodo 1952/1963 alcancou a vultosa soma 
de CrS 357 bilhOes, aos pregos da epoca. 

Tais pedidos se relacionam corn projetos li-
gados aos mais variados ramos da atividade 
econornica e se originam de todas as Uni-
dades da Federagao. 

Segundo os principais setores e as 
grandes regiOes geo-econOmicas em que se 
subdivide o Pais, a colaboragao em moeda 
nacional pleiteada ao Banco, ate 31 de de-
zembro de 1963, distribui-se conforme o 
quadro a seguir: 

BNDE-DEMANDA DE RECURSOS SEGUNDO AS REGIOES GEO-ECONOMICAS 

E OS SETORES DE ATIVIDADE - 1952/1963 

REGIOES 

VALOR DA COLABORAcA0 SOLICITADA (CRS MILHOES) 

Transporte Energia 
Eletrica Indtistrias 

Agricultu-
ra e Set. 
Complem. 

Outros 
Setores Total 

Norte 	 100 4.118 1.666 100 304 6.288 1,8 

Nordeste 	 5.511 3.206 10.479 576 4.637 24.409 6,8 

Centro-Oeste 1.229 8.857 656 1.650 171 12.563 3,5 

Sudeste 	 19.825 72.468 132.187 14.879 6.533 245.892 68,9 

Extremo Sul . 5.719 17.387 18.609 6.748 5.076 53.539 15,0 

Inter-regional 	. 9.780 750 3.769 14.299 4,0 

BRASIL 	 42.164 106.786 163.597 27.722 16.721 356.990 100,0 

Encarada sob o aspecto setorial, verifi-
ca-se que a demanda de recursos em bene-
ficio de projetos industriais tem sido rela-
tivamente a mais volumosa, representando 
cerca de 46% do montante global. Seguem-
se os setores de energia eletrica, corn 30%, 
o de transporte, corn 12%, os de interesse 
agricola corn 8% e outros de natureza di-
versa, corn 4%. A elevada participagao de 
projetos industriais no computo global dos 
pedidos decorre, de um lado, da prOpria 
caracteristica do setor, que exige vultosas 
inversaes e, de outro lado, da grande di-
versificagao do ramo que f az chegar ao 

Banco um elevado numero de projetos des-
tituidos totalmente dos requisitos indispen-
saveis de enquadramento e prioridade. 

Quanto a distribuigao regional dos cre-
ditos postulados, a Regiao Sudeste - onde 
se localizam os grandes centros de Sao 
Paulo, Minas Gerais e Guanabara - res-
ponde por quase 70% do montante global. 
0 Extremo-Sul, compreendendo os Estados 
do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, concorre, tambem, corn parcela ponde-
ravel. Obviamente, as RegiEies menos de-
senvolvidas, ou seja, Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste se apresentam, em conjunto, 
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corn pouco mais de 12% do total de credi- 
tos em cruzeiros demandados a Instituicao. 

No que se refere as operaciies em 
moeda estrangeira, o montante da garantia 
solicitada atingiu, no period° em foco, o 
equivalente a USS 1.746 milhoes. 

A COLABORACAO DEFERIDA 

A legislacao que instituiu o BNDE 
concedeu-lhe, alem da faculdade de admi-
nistrar os recursos do Fundo do Reapare- 

lhamento EconOmico, a de prestar garantias 
a creditos obtidos no exterior, desde que 
tais operacoes se enquadrem no programa 
de atuagao da Entidade. Opera dessa forma, 
o Banco, sob duas modalidades basicas: co-
mo supridor direto de recursos em cruzei-
ros e na condicao de avalista a empresti-
mos obtidos junto a organismos financiado-
res estrangeiros. 

Em termos globais, a colaboracao au-
torizada ate 31 de dezembro de 1963 evo-
luiu conforme o quadro a seguir: 

BNDE — COLABORACAO AUTORIZADA EM MOEDA NACIONAL 

E ESTRANGEIRA — 1952/1963 

VALOR DA COLABORAQA 0 AUTORIZADA 

ANOS 

A precos da epoca A precos de 1963 (*) 
Prestacao de garantias 
(equiv. em US$ ma) 

Em moeda nacional (Cr$ milhoes) 

Ate 	 1956 	15.380,9 

	

1957 	 8.445,7 

	

1958 	 12.241,7 

	

1959 	10.032,5 

	

1960 	 13.555,0 

	

1961 	 23.872,5 

	

1962 	 15.772,9 

	

1963 	 52.159,2 

	

De 1952 a 1963 	151.460,4 

188.983,0 

73.337,6 

82.173,9 

46.959,9 

58.865,7 

71.688,9 

28.204,1 

52.159,2 

602.372,3 

84.690 

112.422 

213.124 

165.215 

50.469 

65.592 

67.533 

22.853 

781.898 

(*) 0 indite adotado para correcao dos valores originais resultou da agregacao de indices 
parciais calculados pela Fundacao Get -dlio Vargas. 

2 importante ressaltar que os valores 
em cruzeiros acima apresentados incluem 
sOmente as concessoes ja formalizadas, nao 
consignando, portanto, adiantamentos fei-
tos a conta de futura subscricao de capital, 
operagOes estas que, nos iiltimos tres anos, 
atingiram a soma de CrS 27,6 bilhOes. 

Em termos de desembolsos, ou seja, 

das inversoes ja efetivamente concretizadas 

pelo Banco, a evolucao se procedeu da for-

ma seguinte, valendo destacar que as ci-

fras ali transcritas incluem os adiantamen-

tos de recursos referidos anteriormente: 
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BNDE — INVESTIMENTOS REALIZADOS NO 
PERIOD() 1952/1963 

ANOS 

INVESTIMENTOS REALIZADOS (CrS MILHOES) 

A precos da epoca A precos de 1963 (*) 

Ate 	1956 	  6.723,8 75.962,8 

1957 	  7.655,9 66.870,0 

1958 	  6.650,2 	 44.364,4 

1959 	  13.929,1 	 65.130,7 

1960 	  14.283,7 	 61.442,1 

1961 	  15.160,9 	 45.754,1 

1962 	  26.509,3 	 46.591,4 

1963 	  63.112,0 	 63.112,0 

De 1952 a 1963 	  154.024,9 469.227,5 

(*) Os indices adotados sao os mesmos do quadro anterior. 

As cifras revelam que, em termos reais, 
nao tem podido o BNDE expandir os seus 
investimentos na proporcao desejavel a urn 
organismo de ambito nacional, fato que se 
prende a relativa escassez dos recursos pos- 

tos a sua disposicao. 
Sob o ponto de vista setorial, o mon-

tante da colaboracao autorizada pelo BNDE 
no periodo analisado, assim se distribui: 

BNDE — COLABORACAO AUTORIZADA SEGUNDO OS SETORES 
DE ATIVIDADE ECONOMICA — 1952/1963 

TOTAL AUTORIZADO — 1952/1963 

SETORES DE ATIVIDADE 
ECONOMICA 

Em moeda nacional Em moeda estrangeira 

Cr$ milhoes 
Equivalencia 
em USS mil 

Transporte 	  15.801,6 10,4 172.353 	 22,1 

Energia Eletrica 	 48.451,6 32,0 173.039 22,1 

Industrias Basicas 	 82.803,3 54,7 423.895 54,2 

Setores 	Complementares 	da 
Ativ. Agricola 	 4.403,9 2,9 12.611 1,6 

TOTAL 	  151.460,4 100,0 781.898 100,0 
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Os valores acima revelam uma preclo-
minancia dos projetos ligados a indfistrias 
basicas e a energia eletrica no total dos cre-
ditos deferidos, tanto em moeda nacional 
como em moeda estrangeira. Nestes  ulti-
mos participam, tambem, corn elevada ta-
xa, as concessoes ao setor transportes, no 
qual predominam os projetos de interesse 
do sistema aeroviario. 

Ainda sob o aspecto setorial a impor-
tante assinalar as variagOes ocorridas nas 
aplicag5es do BNDE ao longo do periodo 
focalizado. 

Assim a que, no primeiro qiiinqiienio 
de sua existencia dedicou-se o Banco, pre- 

dominantemente, ao financiamento de pro-
jetos relacionados corn a ampliagao dos sis-
temas de transportes, marmente os de re-
modelagao de ferrovias. 

Corn a criacao de fundos especificos de 
amparo aos servigos de transportes mari-
timo e ferroviario, Ode o BNDE, a par-
tir de 1957, dedicar-se quase que integral-
mente ao apoio dos setores de energia ele-
trica e de inastrias basicas. 

Este fato pode ser melhor evidenciado 
na tabela a seguir, apresentada em termos 
percentuais, corn base nos valores a pre-
cos de 1963: 

BNDE — DISTRIBUICAO PERCENTUAL DAS APLICACOES, SEGUNDO 

OS SETORES DE ATIVIDADE ECONOMICA 

SETORES DE ATIVIDADE 

OPERAOES AUTORIZADAS (' 

1952/1956 1957/1963 1952/1963 

Transporte 	  68,3 7,5 26,6 

Energia Eletrica 	  19,2 40,8 34,0 

Industrias Basicas 	  9,8 48,6 36,5 

Setores Complementares da Ativi-
dade Agricola 	  2,7 3,1 2,9 

TOTAL 	  100,0 100,0 100,0 

FONTE: XII Exposigao SObre o Programa de Reaparelhamento Economic°. 

Sob o aspecto regional, as aplicagoes 
do Banco, no periodo 1952/1963, se apresen-
tam conforme o quadro a seguir, no qual  

dado relevo, tambem, as duas grandes re-
gi6es do Artigo 34 da Lei n. 0  2.973. Os va-
lores reportam-se aos precos da epoca: 
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BNDE - DISTRIBUICAO REGIONAL DAS APLICACOES 
AUTORIZADAS - 1952/1963 

REGIOES 

TOTAIS AUTORIZADOS - 1952/1963 

Em moeda nacional Em moeda estrangeira 

CrS Milhoes Equivalencia 
em US$ mil 

Norte 	  865,2 0,6 

Nordeste 	  8.537,1 5,6 62.504 8,0 

Centro-Oeste 	  6.358,7 4,2 8.805 1,1 

Sudeste 	  119.785,9 79,2 501.028 64,1 

Extremo-Sul 	  15.377,8 10,2 71.741 9,2 

Inter-Regional 	 535,7 0,2 137.820 17,6 

TQTAL 	  151.460,4 100,0 781.898 100,0 

Regiao I 	  127.811,0 84,5 559.370 71,6 

Regiao II 	  23.113,7 15,3 84.708 10,8 

Inter-Regional 	  535,7 0,2 137.820 17,6 

Ate a presente data, nao tem sido pos-
sivel ao BNDE elaborar, corn seus pr6prios 
meios, os projetos nos quais venha a cola-
borar, restringindo-se a selecionar, dentre 
os postulantes, aqueles merecedores do seu 
apoio financeiro. 

Assim sendo, o exame da composicao 
geografica dos creditos concedidos, ofere-
cera visao diversa da apresentada no qua-. 
dro anterior se forem confrontados corn os 
respectivos montantes de pedidos de coope-
raga° financeira: 

BNDE - PARTICIPACAO REGIONAL DE ATENDIMENTOS 
NO MONTANTE SOLICITADO - 1952/1963 

REGIOES 

PERCENTAGEM DE ATENDIMENTOS 

Em moeda nacional Em moeda estrangeira 

Norte 	  13,8 

Nordeste 	  35,0 52,0 

Centro-Oeste 	  50,6 43,5 

Sudeste 	  48,7 52,7 

Extremo-Sul 	  28,7 33,7 

Inter-regional 	  3,7 32,0 

BRASIL 	  42,4 44,8 
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OS SETORES BENEFICIADOS 

a) Transporte Ferroviario 

Como administrador do Fundo do Rea-
parelhamento EconOmico, instituido para 
fazer face as despesas em moeda nacional 
com a execucao dos projetos elaborados 
pela Comissao Mista Brasil-Estados Uni-
dos, dispensou o Banco, nos seus primeiros 
anos de atividade, tratamento preferencial 
ao setor de transportes, principalmente ao 
sistema ferroviario. Conforme visto ante-
riormente, do valor global das operacOes 
em moeda nacional autorizadas pelo Banco 
no periodo 1952/1956, 68,3% estavam vin-
culados a projetos do setor ferroviario, cain-
do essa participacao para apenas 7,5%, de 
1957 a 1963, fato que se deve a criacao da 
Rede Ferroviaria Federal e ao relativo for-
talecimento dos recursos publicos destina-
dos, especificamente, a custear investimen-
tos nos servicos de transportes. Nao obs-
tante, a participagao do setor em foco, no  

periodo 1952/1963, a bastante expressiva, 
no que se refere as operac6es de garantia 
em moeda estrangeira, figurando corn 
22,1% do montante global. 

De outra parte, a ajuda financeira do 
Banco ao setor, beneficiou, praticamente, a 
totalidade das ferrovias brasileiras, caben-
do destacar, pelo vulto da operacao, os cre-
ditos concedidos a Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil, a Viacao Ferrea do Rio 
Grande do Sul, a Rede Ferroviaria do Nor-
deste, a Rede Mineira de Viagao, a E.F. 
Leopoldina e as Estradas paulistas de Ara-
raquara, Sorocabana e Mogiana. 

Cabe salientar, tambem, a colaboracao 
do Banco a outros projetos de interesse 
imediato do sistema ferroviario nacional, 
de que sao exemplo os financiamentos e 
avais em favor de industrias fabricantes de 
materiais ferroviarios. 

0 programa de reaparelhamento do sis-
tema ferroviario, ja aprovado pelo Banco, 
pode ser apreciado na tabela a seguir: 

ESPECIFICACAO 
PROGRA- 

MADO 

REALIZADO ATE 31-12-1963 

Quantidade 

A — VIA PERMANENTE: 

Remodelacao e construcao de linhas (km) 	 7.261 5.489 	 75,6 

Emprego de trilhos: 

a) — km de linhas 	  5.320 4.524 85,0 

b) — quantidade (t) 	  554.762 599.104 108,0 

Emprego de dormentes (milhares de unidades) 3.176 2.963 93,3 

Emprego de lastro (milhares de metros cubicos) 3.422 2.245 65,6 

B — MATERIAL DE TRACAO (unidades): 

Aquisicao de locomotivas 	  58 58 100,0 

Recuperacao de locomotivas 	  40 44 110,0 

C — MATERIAL RODANTE (unidades): 

Aquisicao de vagOes  	9.202 	 8.882 96,5 

Aquisicao de carros de passageiros 	  452 	 446 98,6 

Recuperagao de vagOes e carros 	  412 319 77,4 

REVISTA DO BNDE 	 61 



CENTRAL TERMOELETRICA DE CANDIOTA, LOCALIZADA EM BAGE (RS), COM UMA CAPACIDADE INSTALADA 
DE 20 000 KW. A USINA CONSOME CARVAO MINERAL DISPONIVEL NA REGIAO E SERVE A IMPORTANTES LO- 

CALIDADES GAUCHAS. 

 

b) Outros Meios de Transporte 

Embora em escala mais reduzida, dada 
a existencia de Fundos especificos para a 
concretizacao de seus programas, merece-
ram, tambem, o apoio financeiro do Banco, 
projetos ligados ao reparelhamento de portos 
e da navegagao maritima e, ainda, os de 
transportes rodoviario e aeroviario. Em todos 
eles, pelas rathes apontadas, a assistencia 
financeira dispensada assumiu, preponde-
rantemente, a modalidade de prestagao de 
garantias a operagOes de credit° obtido no 
exterior. 

Corn respeito ao reequipamento por-
tuario, cabe destacar os creditos obti-
dos diretamente pelo BNDE junto ao 
EXIMBANK, mediante os quais foram im-
portados equipamentos indispensaveis a 
mecanizacao dos servicos de 23 principais 
portos brasileiros. 

Gracas ao aval do BNDE foi possivel, 
tambem, a obtencao de financiamento ex-
terno que permitiu a importagao de equi-
pamento especializado para o servico de 
dragagem de portos. 

Ainda no setor de transporte maritimo 
vultosa operacao foi celebrada corn a inter-
veniencia do Banco, tendo por objetivo a 
im.portacio de 18 navios, num total de 
105.200 TDW de capacid'ade. 

No setor rodoviario a assistencia pro-
piciada pelo Banco reveste-se de grande 
significagio. Atraves de sua garantia tor-
nou-se possivel ao DNER e varios Orgaos 
rodoviarios dos Estados, importar equipa-
mentos necessarios a construcao e conser-
vagao de estradas. 

No campo das comunicagoes aereas a 
colaboragao do Banco se fez sob a forma de 
garantia a creditos externos, num montante 
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aproximado de USS 100 milhOes, ate 31 de 
dezembro de 1963, cifra que representa 
12,7% do valor global autorizado ate essa 
data e 57,7% do setor transporte no mesmo 
periodo. Merce desta contribuicao, Ode a 
aviacao comercial brasileira experimentar, 
nos ialtimos anos, expressivo desenvolvi-
mento, corn a incorporacao de modernas 
aeronaves a sua frota. 

c) — Energia Eletrica 

Iniciada em 1953, a assistencia finan-
ceira do Banco ao setor de energia eletrica 
vem-se traduzindo na concessao de finan-
ciamentos, sob as varias modalidades corn 
que opera a Instituicao, e ainda na presta-
c5o de garantias a creditos obtidos pelas 
empresas concessionarias no exterior. Pos-
sibilitou desta forma, o BNDE, a concreti-
zacao de varios projetos do ramo, quer co-
mo supridor das despesas em moeda nacio-
nal, quer na condicao de avalista permitin-
do a importacao de equipamentos de gera-
cao, transmissao e distribuicao de energia. 

Conforme visto anteriormente, o mon-
tante da colaboracao autorizada pelo Ban-
co em beneficio do setor em tela atingiu, 
ate 1963, a soma de Cr$ 48,4 bilhoes em fi-
nanciamentos diretos e US$ 173,0 mill -15es 
sob a forma de aval. Em termos percen-
tuais correspondem, respectivamente, a 32,0 
e 22,1 por cento dos creditos globais defe-
ridos. 

A orientagao adotada pela Entidade de 
concentrar recursos preferencialmente em 
projetos energeticos de grande e medio 
portes, cujos efeitos se afiguram mais posi-
tivos para a economia do Pais, levou-a a 
dispensar apoio financeiro a quase totali-
dade das empresas e organizaciies estatais 
do ramo, a saber: 

Norte: Forca e Luz do Para 
(FORLUZ); 

Nordeste: Cia: Hidroeletrica do 
Sao Francisco (CHESF), Governo de 
Sergipe e Centrais Eletricas do Rio das 
Contas (CERC), esta Ultima na Bahia; 

Centro-Oeste: Centrais Eletricas 
Matogrossenses (CEMAT) e Centrais 
Eletricas de Goias; 

Sudeste: Centrais Eletricas de Mi-
nas Gerais (CEMIG) e suas subsidia-
rias; Central Eletrica de Furnas; Espi-
rito Santo Centrais Eletricas S.A.  

(ESCELSA); Empresa Fluminense de 
Energia Eletrica; Cia. Hidroeletrica 
do Rio Pardo (CHERP) e Usinas Ele-
tricas do Paranapanema (USELPA), em 
Sao Paulo; Departamento de Aguas e 
Energia Eletrica do Estado de Sao 
Paulo; 

VISTA PARCIAL DA SECAO DE LAMINA0,0 DE CHA-
PAS GROSSAS DA USINA INTENDENTE CAMARA, 
LOCALIZADA EM IPATINGA, MINAS GERAIS. 0 PAR-
QUE SIDERURGICO DA USIMINAS TEM CAPACIDADE 
PARA A PRODUcA0 ANUAL DE 600 000 TONELADAS 
DE AgO EM LINGOTES, NA 1.° ETAPA, PODENDO 
CHEGAR A 2 500 000 TONELADAS NA ETAPA FINAL. 
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Extremo Sul: Usina Termoeletrica 
de Figueira (UTELFA), no Parana; 
Sociedade Termoeletrica de Capivari 
(SOTELCA), em Santa Catarina; Corn-
panhia Estadual de Energia Eletrica do 
Rio Grande do Sul e Termoeletrica de 
Charqueadas, nesse Ultimo Estado. 

No campo privado beneficiaram-se, 
igualmente, da ajuda financeira do Banco, 
os grupos da Brazilian Traction e das Ern-
presas Eletricas Brasileiras (Bond & Share); 
a Cia. Sul Mineira de Eletricidade, a Cia. 
Forca e Luz Cataguazes-Leopoldina etc.,  

alem de pequenas concessionarias de produ-
cao e distribuicao de energia eletrica, inclu-
sive varias Municipalidades. 

Para dar uma ideia do vulto da contri-
buic5o do Banco para o desenvolvimento 
do parque energetic° nacional, basta assi-
nalar a elevada participacao das usinas por 
ele financiadas no crescimento da potencia 
instalada do Pais, no periodo 1954/1963, 
assim como, no aumento da capacidade pre-
vista para o trienio 1964/1966. E o que mos-
tram os dados transcritos na tabela a se-
guir: 

BNDE — PARTICIPAcA0 DOS PROJETOS DE ENERGIA ELETRICA 

FINANCIADOS PELO BANCO NO AUMENTO DA CAPACIDADE 
INSTALADA — 1955/1966 

ANOS 

CAPACIDADE INSTALADA DAS USINAS (kW) 

Participa- 

cao percen- 

tual (C/B) 
Total Geral em 

31-XII (A) 

Crescimento anual 

Total (B) 
Usinas Financia- 
das pelo BNDE 

(C) 

1954 2.805.500 

1955 3.148.500 343.000 	 21.600 6,3 

1956 3.550.000 401.500 53.950 13,4 

1957 3.767.400 217.400 102.010 46,9 

1958 3.993.100 225.700 81.730 36,2 

1959 4.115.200 122.100 72.500 	59,4 

1960 4.800.082 684.882 513.280 	75,0 

1961 5.205.152 405.070 126.432 	31,2 

1962 5.783.092 577.940 505.016 87,4 

1963 6.717.992 934.900 	 603.000 64,5 

1955/1963 3.912.492 	2.079.518 53,2 

1964 7.662.892 	 944.900 	 826.200 87,4 

1965 8.638.892 976.000 	 383.400 39,3 

1966 9.381.892 743.000 	 743.000 100,0 

1964/1966 2.663.900 1.952.600 73,3 

TOTAL - 1955/1966 6.576.392 4.032.118 61,3 
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Outro fato a destacar, ainda corn rela-
gao ao setor em exame, e o que diz res-
peito a origem da energia. Das usinas 
de eletricidade financiadas pelo BNDE, ao 
longo do periodo 1952/1963, 85% provem 
de fonte hidroeletrica, sendo os restantes 
15% de origem termica. Dentre essas  ulti-
mas cabe destacar as Usinas de Figueira, 
Capivari e Charqueadas, todas localizadas 
no Extremo-Sul e de alta relevancia eco-
nomica para essa regiao, de vez que virao 
propiciar o aproveitamento do carvao mi-
neral ah disponivel. 

Encarado sob o 'Angulo da composicao 
geografica, o programa de expansao da ca-
pacidade geradora de energia eletrica dos 
projetos financiados pelo Banco beneficia 
quase tOdas as Unidades da Federagao. A 
participagao relativa de cada Regiao mostra 
acentuada preponderfincia da Regiao Su-
deste, mormente dos Estados de sao Paulo 
e Minas Gerais, onde se localizam, por mo-
tivos Obvios, os maiores empreendimentos 
do programa national. 

O exame da participagao de cada Re-
giao nao traduz, porem, corn fidelidade, a 
significagao da assistencia que the foi pro-
piciada pelo Banco. 

Assim, a que ao financiar a expansao 
da Usina Termoeletrica de Belem, corn 
15.000 kW de capacidade, o Banco colabo-
rou expressivamente para aumentar a ca-
pacidade instalada de tada a Regiao Norte, 
que era da ordem de 80.000 kW no final de 
1962. Situagao semelhante ocorre no Nor-
deste, onde a Usina de Paulo Afonso II e 
a Usina de Funil — ambas financiadas pela 
Entidade constituem os maiores em-
preendimentos do genero na Regiao. Igual-
mente, Usinas do Centro-Oeste, para cuja 
construcao o Banco cooperou, representam 
parcela preponderante da capacidade ins-
talada dos servicos de eletricidade ali exis-
tentes. 

Registre-se, finalmente, a participacao 
do Banco no sistema de transmissao de ener-
gia eletrica, cujo programa aprovado obje-
tiva a construcao de 8.887 km de linhas de 
diferentes tensiies. Neste particular, sao de 
importancia especial as linhas da CHESF, 
que possibilitarao a distribuicao da energia 
gerada em Paulo Afonso; as linhas de in-
terligagao dos Sistemas de Furnas e da 
Sao Paulo Light; as de Furnas e de Tres 

Marias, em Minas Gerais; as que interli-
gam os sistemas de energia eletrica do Es-
tado de Sao Paulo; as que distribuirao a 
energia a ser gerada pelas Usinas de Fi-
gueira e Capivari; as de interligagao das 
grandes usinas gaUchas, operadas pela 
CEEERS; as que conduzem a energia de 
Cachoeira Dourada a Brasilia, etc. 

Quanto aos servicos de distribuic,ao de 
energia eletrica, cabe referir que a atua-
cao do Banco, embora mod'esta neste par-
ticular, já permitiu que diversas localidades 
brasileiras tivessem os seus servicos de ele-
trificagao melhorados. 

d) — Indtistrias Basicas 

Bastante expressiva tern sido a colabo-
racao do Banco ao setor industrial, princi-
palmente a partir de 1957, quando a Enti-
dade se viu liberada dos grandes compro-
missos assumidos corn o reaparelhamento 
do sistema ferroviario, corn os quais se ha-
via empenhado desde a sua criagao em ju-
nho de 1952. 

Concluido, pois, o primeiro qiiinqiie-
nio de sua existencia e ji solucionados os 
problemas mais urgentes de remodelagao 
das ferrovias nacionais, Ode a Instituicao 
intensificar seu apoio, tanto sob a forma de 
financiamento como de prestagao de garan-
tias, a projetos ligados aos principais ra-
mos da atividade industrial, quer propor-
cionando a instalagao de novas unidades, 
quer promovendo a ampliacao de empresas 
jfi existentes. 

Conforme foi comentado anteriormente, 
ao setor em foco foram concedidos, no pe-
riodo 1952/1963, creditos em moeda nacio-
nal no montante de Cr$ 82,8 bilhoes, cor-
respondentes a 55% do valor global das 
operagOes autorizadas. Note-se, ademais, 
que, nessa Ultima cifra, nao estao inclui-
dos os adiantamentos proporcionados pelo 
Banco a conta de futuras subscrigOes de 
capital de empresas siderUrgicas, o que ele-
varia ainda mais a participagao do setor. 
Por sua vez, o valor das importac5es de 
equipamentos industriais garantido pelo 
BNDE totalizou, no mesmo periodo, o equi-
valente a US$ 423,9 milhOes, ou seja, 54% 
dos creditos externos avalizados pela En-
tidade. 

Em termos de localizacao dos projetos 
industriais financiados pelo Banco desta- 
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ESTALEIRO MAUA, DA COMPANHIA COMERCIO E NAVEGACAO, EM NITEROI (RJ), COM CAPACIDADE 
PARA A CONSTRUcA0 DE EMBARCAcOES DE ATE 35 000 TDW POR UNIDADE, NUM TOTAL DE 

40 000 TDW/ANO. 
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ca-se, em primeiro piano, a Regiao Sudes-
te, a qual responde por cerca de 92,3% do 
credito global autorizado em cruzeiros e 
92,1% das garantias concedidas ate 31 de 
dezembro de 1963. Tal fato explica-se por 
ser nessa area que se localizam as grandes 
usinas siderurgicas, bem como o parque in-
dustrial de Sao Paulo, alem de outras in-
dustrias do Estado do Rio e da Guanabara. 

Encarada sob o prisma da importancia 
econemica do empreendimento para a Re-
giao beneficiada, verifica-se que a atuae,ao 
do BNDE foi significativa, tambem, para o 
Norte e o Nordeste, considerando-se que o 
seu apoio financeiro veio ensejar o apro-
veitamento de materias-primas locais, de 
que sao exemplos a juta e madeira no Ama-
zonas, o sisal na Paraiba e o alcool em 
Pernambuco. 

Uma ideia geral da significacao do 
apoio do Banco ao programa de desenvol-
vimento da atividade industrial do Pais 
dada a seguir, corn destaque das principais 
empresas beneficiadas: 

— instalagio e ampliagio de varias 
usinas sidertirgicas que possibilita-
rio a produgio conjunta, em 1965, 
de 1.800.000 toneladas de ago em 
lingotes. Destacam-se entre os pro-
jetos financiados os da COSIPA, 
USIMINAS, Cia. Ferro e Ago de 
Vitoria, Sidertirgica J.L. Aliperti, 
Sidertirgica Mannesmann, Sidertir-
gica Barra Mansa etc.; 

- expansio da oferta interna de acos 
especiais em 26.700 toneladas anuais 
de produtos acabados, pela Ago 
Villares S/A., em S5o Paulo; 

- produgio, pela Cia. Brasileira de 
Aluminio, de 20.000 toneladas 
anuais de aluminio em lingotes, em 
Sio Paulo; 

— produgao de 14.400 toneladas anuais 
de chumbo em lingotes, corn o 
aproveitamento dos minerios exis-
tentes na Bahia, graves da usina 
da Cia. Acumuladores Prest-0- 
Lite; 

— instalagao da primeira usina de 
zinco eletrolitico no Brasil, pela 
Cia. Mercantil e Industrial Inga, 
empregando processo tecnolOgico 
original, possibilitando a utilizagio 

de minerio abundante no Pais, e 
corn capacidade inicial de producao 
de 7.200 toneladas anuais de zinco 
em lingotes; 

— desenvolvimento da inchlstria me-
canica pesada, entre cujas empre-
sas beneficiadas destaca-se a Me-
canica Pesada S.A., em Sao Paulo, 
corn a produgio programada de 
6.500 toneladas anuais de diversos 
equipamentos; 

- ampliaciro da produgio nacional de 
materiais ferroviarios, como sejam 
rodas e eixos para vagOes e loco-
motivas, mancais, conjuntos com-
pletos de freios a ar comprimido e 
a vficuo, equipamento de sinaliza-
cio, etc., proporcionando a amplia-
cio de indtistrias em Sao Paulo e 
no Estado do Rio de Janeiro; 

- apoio It expansio da Fabrica Nacio-
nal de Motores e a instalagio de 
outras fabricas de veiculos a motor 
(Volkswagen, Willys e SIMCA); 

- ampliagio e instalacio de fabricas 
de autopecas, visando a producao 
de componentes diversos, como 
chassis para caminhOes, rodas e 
aros, diferenciais completos para 
caminhiies, blocos de motores, vidro 
piano, cilindros, tubos de freio, di-
namos, motores, bobinas, cruzetas, 
eixo cardan, etc. Alem de varios 
empreendimentos do parque indus-
trial de Sao Paulo, mereceram, tam-
bem, apoio do Banco neste ramo, 
empresas localizadas em outros Es-
tados, como a Fundigio Tupy, em 
Santa Catarina, e a Albarus S. A., 
no Rio Grande do Sul; 

- implantacio da inch/stria de cons-
trucao naval, atraves dos projetos 
da Cia. Comercio e Navegagao, Ishi-
kawajima, EMAQ, Estaleiro SO e 
Caneco, cujos estaleiros dispOem 
de uma capacidade conjunta de 
produgao de 118.000 TDW/ano, 
correspondente a 80% da capaci-
dade total instalada da inchistria 
naval brasileira; 

— produgio de equipamentos para 
pavimentagao e mineracao, pela 
Barber-Greene S.A., Sic) Paulo; 
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— fabricagao de implementos agrico-
las, principalmente pela Terral S.A., 
em Sao Paulo; 

- expansio e diversificacao da fabri- 
cagao, no Pais, de material eletrico 
pesado e semi-pesado, principal-
mente geradores, motores eletricos, 
transformadores, motores diesel, 
cabos e condutores, etc., destacan-
do-se os seguintes fabricantes: 
AEG, Arno S.A., Ind. Eletrica 
Brown Boveri S.A. e Pirelli S.A., 
todos em Sao Paulo; 

— aumento da producao interna de 
celulose em 165.000 toneladas 
anuais, sendo 152.000 toneladas de 
celulose de fibra curta e 13.000 to-
neladas de celulose de fibra longa, 
beneficiando empresas de Sao Pau-
lo, Estado do Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul; 

- instalactio da fabrica de barrilha 
da Cia. Nacional de Alcalis, no Es- 
tado do Rio de Janeiro, corn capa- 
cidade para 120.000 toneladas anuais; 

— implantagito, pela Cia. Pernambu-
cana de Borracha Sintetica — 

COPERBO, de fabrica de elasto-
mero sintetico (polibutadieno), no 
Nordeste, utilizando alcool como 
materia-prima e corn capacidade 
de producao de 27.500 toneladas 
anuais; 

- aumento da producao nacional de 
soda caustica em 20.000 toneladas 
por ano, sendo 15.000 pela Cia. 
Agro Industrial Igarassu, em Per-
nambuco; 

— instalacao da Refinaria de Manaus, 
corn capacidade de 5.000 barris/dia; 

- aumento da producao nacional de 
fertilizantes, compreendendo 250.000 
toneladas anuais de concentrados 
de fosfato (fosforita), pela Fosfo-
rita Olinda S. A.; 15.000 toneladas 
anuais de fosfato bicalcico pela Cia. 
Agro Industrial Igarassu, ambas 
em Pernambuco, e 165 t/dia de 
ureia, pela Nitrobrasil, em Sao 
Paulo; 

— inicio de fabricagao ou expansito 
da producao, no Pais, de diversos 
produtos quimicos basicos; 

— mecanizacao de salina e aumento 
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da producao de sal no Nordeste em 
500.000 toneladas por ano, pela Cia. 
Comercio e Navegacao; 

industrializacao do sisal no Nor-
deste, corn vista a exportacao de 
13.000 toneladas anuais de produtos 
manufaturados, pela Cia. Sisaleira 
do Brasil e a Macao Brasileira de 
Sisal, ambas na Paraiba; 

aproveitamento industrial de ma-
deiras disponiveis na Amazonia, 
corn a producao diaria de 48m3 de 
compensados e de 9m3 de lamina-
dos de madeiras, pela Madeiras 
Compensadas da Amazonia 
COMPENSA; 

industrializacao da juta no Amazo-
nas, corn a ampliacao da capacida-
de de producao de artefatos de juta 
da Cia. Brasileira de Flack) e Te-
celagem de Juta, em Manaus. 

e) 	Agricultura e Setores Correlatos 

A relativa escassez de recursos, de urn 
lado e, de outro, a sua prOpria estrutura 
administrativa vem impedindo que o BNDE 
desenvolva agao mais direta no amparo da  

atividade agro-pecuaria. Esta circunstan-
cia tern levado a Administragao do Orgao 
a destinar parte de suas inversOes ao apoio 
indireto do setor, atraves de financiamen-
tos a servigos basicos ligados a atividade, 
como as redes de silos e armazens, inclusive 
armazens frigorificos, e os matadouros in-
dustriais, todos mencionados na legislacao 
do Banco. Ademais, fazendo use de sua ca-
pacidade de interveniencia, possibilitou 
o BNDE a importacao de maquinas e im-
plementos destinados a mecanizagao da 

agricultura national. Por outro lado, atuou 
ainda ern favor da efetivagao de projetos 
de benefica repercussao para o setor agro-
pecuario, como e o caso da fabricacao, no 
Pais, de equipamentos agricolas e de fer-
tilizantes, ja focalizadas. 

Face as cireunstancias apontadas, o va-
lor da colaboracao do Banco ao desenvol-
vimento da atividade agro-pecuaria tem 
sido relativamente modesto, representado 
por CrS 4,4 bilhOes de financiamentos e o 
equivalente a USS 12,6 milhoes como garan-
tia a creditos externos, ou seja, 2,9 e 1,6 
por cento, respectivamente, do montante 
total deferido ate 31 de dezembro de 1963. 

EM IGARASSU (PE). EMPREENDIMENTO PIONEIRO NO NORDESTE, COMPREENDE FABRICA DE SODA 
EM FINAL DE CONSTRUCAO, CADA QUAL COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE 15.000 T/ ANO. 



Uma apreciagao global do programa 
de desenvolvimento agro-pecuario ampa-
rado pelo BNDE pode ser observada nos 
itens seguintes: 

— aquisicao direta pela Entidade, no 
exterior, para posterior revenda 
aos Iavradores, de miquinas e im-
plementor agricolas, destacando-se: 
4.475 tratores de rodas, 851 tratores 
de esteira, 4.109 grades, 3.803 arados, 
814 cultivadores, 749 plantadeiras, 
124 combinadas, 114 colhedeiras, 197 
escavadores, 153 ceifadeiras, etc. 
Inumeros outros equipamentos fo-
ram adquiridos no exterior direta-
mente pelos importadores corn o 
aval do Banco; 

— instalacao de rides regionais de 
armazens e silos controladas por 

entidades estatais ou in,stalacao de 
silos isolados para conservacao de 
trigo. Os armazens gerais financia-
dos pelo Banco contam com uma 
capacidade estatica total de 266.000 
toneladas e os silos mais de 360.000 
toneladas, totalizando 630.000 tone-
ladas de capacidade; 

— ampliacao da capacidade de arma-
zenagem a frio em 26.000 toneladas, 
abrangendo projetos localizados nas 
cidades do Rio de Janeiro, Sao Pau-
lo e Rio Grande; 

— expansao da capacidade dos mata-
douros industriais, possibilitando os 
projetos aprovados pelo Banco o 
abate anual e a industrializacao in-
tegral de mais de 1 milhirto de ca-
becas de bovinos e 400.000 cabecas 
de suinos. 

SUMMARY 

BNDE: ORIGIN, RESOURCES, STRUCTURE AND ACTIVITY 

ORIGIN AND FOUNDING OF THE BNDE 

The BNDE's origins go back to April, 
1950, when informal conversations were held 
between Brazilian and American authorities 
upon the occasion of a United States Ambas-
sadors conference held in Rio de Janeiro. 

In 1951, the Economic Reequipment 
Fund was set up with funds raised by the 
Brazilian Government through a compulsory 
loan. 

In 1952, the BNDE was founded which 
the specific pourpose of administering the 
funds raised and coordinating the carrying 
out of projects in connection with the 
country's economic development. 

THE FUNDS ADMINISTERED BY 
THE BANK 

These are classified as follows: own 
funds (Capital and Reserves), funds freely 
administered by the Bank (Economic Re-
equipment Fund and National Investment 
Fund), and special funds. 

CREDIT POLICY AND ACTION 

According to the law which established it, 
the Bank, which is a Federal agency adminis-
tratively under the jurisdiction of the Minis-
try of Finances, may only grant loans or 
finance for the purpose of reequipping ports 
and railroads, increasing the capacity of 
warehouses, meat packers and stockyards, 
constructing and expanding the electric  

power system, and developing basic industries 
and agriculture, in accordance with a priority 
scale. 

ORGANIZATION STRUCTURE 

The BNDE is managed by a President, 
a Director-Superintendent and a Board of four 
Directors, besides an Administrative Council 
with six members. 

The Bank's President, who may be dis-
missed at will, is appointed by the President 
of the Republic, as well as the Director-Supe-
rintendent, who is appointed for a five-year 
term. 

The four members of the Board of Di-
rectors are also appointed by the President of 
the Republic, and their term of office is of 
four years. 

It is also incumbent upon the President 
of the Republic to appoint the six members 
of the Administrative Council for a two-year 
term. 

The Bank's internal organization is 
broken down into the following seven De-
partments: Administrative Department, Loan 
Control Department, Economic Departmen, 
Legal Department, International Operations 
Department, and Projects Department. 

RESULTS OF CREDIT ACTIVITY 

This article shows some data illustrating 
the BNDE's activity in its different aspects, 
with brief comments. 
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RESUME 

BNDE: ORIGINE, RESSOURCES, STRUCTURE ET ACTIVITE 

ORIGINE ET CREATION DU BNDE 

Les origines du Banco Nacional do De-
senvolvimento Economic° — Banque Nationale 
du Developpment Economique — remontent 
a avril 1950. Lords d'une conference d'am-
bassadeurs nordamericains tenue a Rio de 
Janeiro les autorites bresiliennes et nord-
-americaines entamerent des conversations of-
ficieuses en vue d'etablir les bases du finan-
cement d'un programme de reequipement des 
secteurs de base de l'economie nationale. 

En 1951 on erea le "Fonds de reequi-
pement economique" consume de ressources 
mobilisees dans le pays par le gouvernement 
bresilien moyennant un emprunt obligatoire. 

En 1952 le BNDE. fut tree en vue d' 
administrer les ressources financieres mobili-
sees et de coordonner les projets concernant 
le developpement economique du pays. 

LES RESSOURCES ADMINISTREES PAR 
LA BANQUE 

Ces ressources se divisent en trois grou-
per: les ressources propres (capital et reser-
ves), les ressources libreinent administrees 
par la Banque dont la plus importante est le 
fonds de reequipement economique et les 
ressources speciales. 

POLITIQUE ET ACTION DE FINANCEMENT 

D'apres la loi qui crea la Banque qui est 
un organisme federal ressortissant du Minis-
tare des Finances, elle ne pent consentir que 
les ports et des financements avant l'objectif 
de reequiper des ports et des chemins de fer, 
d'augmenter la capacite d'enunagasinage, des 
frigorifiques et abattoirs, la construction et 
l'elargissement du systeme d'energie electri-
que et le developpement des industries de 
base et de l'agriculture selon une echelle de 
p Horites. 

STRUCTURE DU BNDE 

Le BNDE est administre par un Presilent, 
un Directeur Surintendant, quatre Directeurs 
et par un Conseil d'Administration de six 
membres. 

La Banque se compose de sept Departe-
ments: Departement Administratif, Departe-
ment du ContrOle de Aplications, Departement 
Economique, Departement Financier, Depar-
tement Juridique, Departement des Operations 
Internationales et Departement de Projets. 

RESULTAT DES FINANCEMENTS 

Dans cet article l'auteur expose des don-
nees illustratives de l'action du BNDE sous 
ses differents aspects, suivies de commentaires 
succints. 
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EN 
DE 

informacaes 
LEGISLACAO ECONOMICO-FINANCEIRA 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

Desde ha algum tempo se desenvolve 
no Pais a tecnica de criagao de fundos es-
peciais destinados ao atendimento de deter-
minados setores da economia. 

A medida corresponde a uma exi-
gencia da politica do desenvolvimento eco-
nOmico, a qual nao pode ser executada sem 
urn programa de longo prazo. 

A tecnica orgamentaria comum, assen-
tada basicamente no principio da anualida-
de, nenhuma garantia pode oferecer da re-
novacao dos recursos para sustentagao de 
determinado programa. 

Dal a ideia de se vincularem os recursos 
de certas fontes a setores selecionados. 
Alem da garantia de urn fluxo permanente 
e de facil estimativa quanto a sua produti-
vidade, mesmo em futuro distante, o que 
permite o estabelecimento de um progra-
ma realistico a longo prazo, a vinculagio 
tern ainda o grande merit° de atenuar a 
resistencia do contribuinte que, por esta 
forma, pode ver claramente os beneficios 
para a coletividade, resultantes do onus do 
tributo. 

Assim, varios fundos foram criados no 
Pais. Aqui, por enquanto, nos ocuparemos 
de tres deles apenas: o Fundo Federal de 
Eletrificagao, o Fundo Portuario Nacional 
e o Fundo de Marinha Mercante. Estes tres 
fundos se destinam, portanto, como seus 
prOprios nomes o indicam, a dois setores 
importantissimos da estrutura econOmica 
do Pais: o setor energetic° e o de trans-
portes. 

0 IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA 
ELETRICA E 0 FUNDO FEDERAL DE 

ELETRIFICAcA0 

0 Impost° Unico sObre Energia Eletri-
ca e o Fundo Federal de Eletrificagao fo-
ram instituidos em fins de 1954 (Lei mime-
ro 2.308, de 31-8-1954), tendo em vista o 
suprimento de recursos necessarios ao aten-
dimento das necessidades do setor energe-
tic°, do qual a atividade privada mostra-
va-se desinteressada, particularmente a 
partir da Ultima guerra. 

No entanto, a receita do Fundo se 
revelou, desde logo, insuficiente, agravan-
do-se este fato com o processo inflaciona-
Ho, dado o carater especifico da taxa do 
ImpOsto, cobrada a razao de Cr$ 0,10 por 
kWh para os consumidores industriais e 
Cr$ 0,20 por kWh para os consumidores 
comerciais e residenciais. 

Alem da quota do Impost° Onico &Ohre 
Energia Eletrica pertencente a Uniao (40% 
da receita do ImpOsto), o Fundo Federal de 
Eletrificagao contava, ainda, corn 20% da Ta-
xa de Despacho Aduaneiro e uma parte da 
arrecadagao do ImpOsto de Consumo, fixada 
em 4% da receita orgada do ano anterior. 

A transformagao da incidencia especi-
fica em "ad valorem" do ImpOsto Tanico 
sabre Energia Eletrica era uma medida que 
vinha sendo pleiteada corn insistencia, ate 
que a mesma foi concretizada na Lei nil-
mero 4.156, de 28-11-1962. 

As taxas adotadas para vigorar a partir 
de 1963 sac) majoradas nos exercicios de 
1964 e 1965, a excegao da taxa incidente so-
bre o consumo relativo as atividades ru-
rais, fixada definitivamente em 10%, assim: 
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a) atividade rural 	  
b) consumidores residenciais e industriais 
c) demais consumidores 	  

Atendendo a que as despesas corn ener-
gia eletrica incidem fortemente no custo de 
alguns produtos e que o fornecimento ener-
getics, neste caso, geralmente se faz nas 
mais elevadas tensOes, o que torna o custo 
por kWh mais barato, a lei determina uma 
reducao percentual do imposts, desde que 
o consumidor industrial comprove uma 
despesa corn energia superior a 4% do va-
lor de suas vendas. 

A base do impOsto e a tarifa fiscal, uni-
forme para todo o Pais. Como se sabe, o 
prego do kWh varia consideravelmente de 
um sistema a outro, isto em virtude de va-
rios fatOres, entre os quais pode-se citar: 
a fonte energetics .  utilizada, as escalas de 
producao e consumo, a extensao das linhas 
e a eficiencia corn que o sistema é operado. 

Caso o percentual tributario simples-
mente incidisse sabre o prego de venda, o 
impOsto gravaria mais pesadamente aquele 
consumidor ja obrigado a pagar urn prego 
mais elevado por kWh. A tarifa fiscal, co-
mo base do imposts, 6, assim, uma solugao 
bem engendrada. Seu calculo se faz, se-
gundo a lei, tomando-se o valor ern cru-
zeiros da energia vendida no Pais em de-
terminado mes e o dividindo pelo corres-
pondente volume fisico (nitmeros de 
quitowatts-hora de energia consumida du-
rante o mes. 

A dotagao orgamentaria para o Fundo 
Federal de Eletrificagao, prevista no antigo 
diploma legislativo, a renovada na atual lei, 
mas em novas bases. 0 percentual e o mes-
mo (4%), mas ja agora calculado sabre a 
proposta orgamentaria do prOprio exerci-
cio a que a dotagao se refere, enquanto an-
teriormente a dotagao de urn ano era fixa-
da corn base no orgamento do ano anterior. 

Tal como na lei passada, a atual tarn-
bem determina que 20% da Taxa de Despa-
cho Aduaneiro sejam recolhidos ao Fundo 
Federal de Eletrificagao. 

Para reforco da capacidade de investi-
mento no setor energetics, alem dos recur-
sos obtidos por via tributaria, a Lei nit-
mero 4.156, de 28-11-1962, determina o lan-
gamento de um emprestimo compulsOrio e 

1963 1964 1965 em diante 
10% 10% 10% 
20% 30% 35% 
30% 35% 40%  • 

autoriza as concessionarias a condicionar a 
ligagao de novos consumidores a contribui-
gao, por estes,' de importancia eqiiivalente 
a ate 30 vezes a conta mensal de energia 
prevista para o fornecimento pedido. A con-
tribuicao sera capitalizada pelo consumidor 
mediante subscrigio dos aumentos de capi-
tal da ELETROBRAS que, por sua vez, 
subscrevera, pelo mesmo montante, os au-
mentos de capital social da concessionaria. 

O emprestimo compulsOrio antes refe-
rido sera cobrado nos exercicios de 1964 a 
1968, a razao de 15% no primeiro exerci-
cio e 20% nos demais, sabre o valor das 
contas pagas pelo consumidor. 

O emprestimo sera resgatado em dez 
anos, a juros de 12% ao ano, assegurada a 
responsabilidade solidaria da Uniao, em 
qualquer hipOtese, pelo valor nominal dos 
titulos do emprestimo. 

Uma inovagao interessante da lei e a 
que determina que os recursos orgamenta-
rios proporcionados pela Uniao as conces-
sionarias de servicos de eletricidade para 
serem aplicados em suas instalagOes, quan-
do superiores a Cr$ 50 milhoes, sejam ha-
vidos como credit° para fins de subscricao 
dos aumentos de capital da ELETROBRAS. 

A forma da participacao societaria e 
adotada, tambem, obrigatOriamente para to-
dos os financiamentos proporcionados pelos 
organismos oficiais de credit°, em favor de 
empresas de energia eletrica, quaisquer que 
sejam os montantes desses financiamentos. 

Corn o propOsito de diminuir a grande 
disparidade existente nos pregos de energia 
eletrica nas varias areas do Pais, a lei au-
toriza a ELETROBRAS a aplicar ate 5% dos 
recursos do Fundo Federal de Eletrificacao 
na redugao das tarifas que excedem o nivel 
da tarifa fiscal. 

I•Tao a so o Govern Federal que se en-
contra engajado no esfOrgo do suprimento 
de energia eletrica ao Pais, mas tambem os 
Estados e os Municipios. A estes, de acardo 
corn preceito constitucional, devem caber 
60% do Impasto Unico sabre Energia Eletri-
ca. A lei determina que desses 60%, 50% 
sejam entregues aos Estados e 10% aos 
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Municipios, em parcelas diretamente pro-
porcionais a produgao (2%) e consumo 
(35%) de energia eletrica, superficie (18%) 
e populagao (45%) de cada uma das uni-
dades e subunidades federadas. 

Conquanto tenha sido aumentada con-
sideravelmente, corn a nova lei, a receita 
do impOsto, ainda assim, dado o criterio de 
sua distribuigao aos Municipios, as parce-
las que cabem a muitos dales sao diminu-
tas, criando-se o problema de excessiva pul-
verizagao dos recursos e consequente perda 
de sua produtividade. 

Os Municipios participam, como ja vi-
mos, corn apenas 10% da arrecadacao do 
impasto, devendo o total assim obtido ser 
fracionado por cerca de tres mil unidades. 

A Lei n.0  4.156 introduziu alguns dis-
positivos no sentido de aproveitar as quo-
tas devidas aqueles Municipios que, por nao 
possuirem servigo pr6prio de energia ele-
trica e por nao contarem corn recursos su-
ficientes a sua instalagao, nao podiam uti-
liza-las. Para muitas comunas os recursos 
oriundos do impOsto nao chegavam nem 
para urn modesto plano de instalacaes de 
suprimento de energia eletrica. 

As quotas estariam assim neutralizadas, 
nao fossem os novos dispositivos que deter-
minam a transferencia dessas quotas para 
a sociedade de economia mista supridora 
de energia eletrica ao Municipio, ou para a 
ELETROBRAS, no caso da ausencia desse 
servigo. Em contrapartida, a empresa que re-
ceber as quotas emitira acaes ern favor do 
Municipio. 

Conquanto se tenham feito investimen-
tos macigos no setor, a partir sobretudo de 
1952, a evolucao por que passou o Pais esta 
a exigir um esfargo major a fim de que o 
setor nao se transforme num serio ponto 
de estrangulamento da economia nacional. 

A antiga lei do Impost° enico sabre 
Energia Eletrica, que desde o inicio se re-
velara inadequada ao pleno atendimento 
de seus objetivos, evidentemente necessi-
tava de ser reformulada a fim de que o se-
tor nao entrasse em colapso. 

0 merit° do novo diploma esta sobre-
tudo na transformacao do impost° Anico 
em "ad valorem", nao se compreendendo a 
instituigao e manutengao de uma inciden-
cia especifica numa fase de inflagao acele-
rada. Enquanto os orcamentos de investi- 

mentos cresciam rapidamente, em razao do 
ritmo inflacionario, a receita do impost°, 
destinada ao setor, tinha urn crescimento 
meramente vegetativo. 

Outras medidas reforgaram o Fundo 
Federal de Eletrfficagao, e carrearam major 
quantidade de recursos para a ELETRO-
BRAS e Empresas Estaduais sob a forma 
de emprestimo compulsOrio ou sob a de 
participagao societaria. 

Embora o nay° estatuto haja contri-
buido para urn consideravel aumento de re-
cursos destinados ao setor, ainda assim es-
tes sera° insuficientes para cobrir as exi-
gencias da area, havendo portanto necessi-
dade de um aporte extra de outras fontes. 

FUNDO PORTUARIO NACIONAL E 
FUNDO DE MARINHA MERCANTE 

Uma rapida visao sabre o mapa do 
Pais, com sua imensa costa e grande con-
centragao dos centros populosos em sua orla 
maritima, e o bastante para nos convencer 
da enorme importancia do transporte ocea-
nic°. Some-se a into a existencia das cau-
dais amazanica, platina e do sao Francisco, 
muito comumente as Anicas vias de acesso 
a nAcleos populacionais esparsos por area 
vastissima, e ter-se-a a dimensao do pro-
blema dos transportes hidroviarios. 

Em termos econamicos nao ha outra 
alternativa para este tipo de transporte. 
NA° se pode substituir, a nao ser com pe-
sadissimos onus, o transporte por agua, 
pelo transporte rodoviario ou aeroviario. 
Infelizmente, porem, isto e o que tem acon-
tecido no Brasil devido a nossa imprevi-
dencia ou nosso erro em sobrepor as solu-
gOes tecnicas as solucaes econamicas. A po-
litica que adotamos de incentivo ao trans-
porte rodoviario, em detrimento do aqua-
tico e ferroviario, assume aspectos parti-
cularmente graves em virtude de ser o Pais 
urn grande importador de petrOleo. 

Descuramos durante longo tempo do 
nosso sistema portuario e de nossas embar-
cacOes, de tal modo que o setor passa a ser 
hoje o ponto de estrangulamento mais gra-
ve de nossa economia. 

Nao se trata tao samente da faita de 
aparelhamento de nossos portos e da reno-
vagao da marinha mercante. Ha , agravando 
o problema, questoes de ordem administra-
tiva e de natureza social ou politica. 
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Em que pese tudo isto, porem, algu-
mas iniciativas foram tomadas no sentido 
de se atenuar esta grave situacao. 

Partindo-se da ideia de que a geragao 
de recursos sem uma vinculacao estreita a 
aplicagao de determinado setor, pode indu-
zir o Govern° a fazer inversiies menos es-
senciais, e ainda de que qualquer progra-
magao requer urn longo espago de tempo 
para sua concretizacao, criaram-se, entao, 
fundos corn finalidades especificas. Entre 
estes a oportuno aqui citar o Fundo Por-
tuario Nacional e o Fundo de Marinha Mer-
cante. 

0 primeiro, instituido pela Lei n. 0  3.421, 
de 10-7-1958, tern por finalidade prover re-
cursos para o melhoramento dos portos e 
das vias navegaveis do Pais, segundo a pro-
gramagao prevista no Plano Portuario Na-
cional. 

Uma das fontes desse Fundo consiste 
numa parte do produtd (60%) da Taxa de 
Melhoramento dos Portos, a qual incide 
sabre tadas as mercadorias movimentadas 
nos portos organizados, de acardo corn a 
seguinte razao sabre o valor comercial da 
mercadoria: a) 1%, quando importada do 
exterior; b) 0,2%, quando exportada para 
o exterior; c) 0,2%, quando importada ou 
exportada no comercio de cabotagem e de 
navegagao interior. 

Ao Fundo Portuario Nationale ainda 
devido 8% do montante da arrecadagao 
prevista dos direitos de importagao para 
consumo. 

Acrescente-se ainda o produto do afo-
ramento dos acrescidos de marinha, quando 
resultantes de obras realizadas pelo De-
partamento de Portos e Vias Navegaveis; o 
reembalso de servigos de dragagem exe-
cutados por conta do Fundo, e outras fon-
tes de menor importancia e nao permanen-
tes. 

Esses recursos sera° recolhidos em de-
posit° ao Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econamico, em conta especial, a or-
dem do Departamento Nacional de Portos 
e Vias Navegaveis. 

A aplicagao dos recursos do Fundo po-
dera ser feita: a) pelo prOprio Departamen-
to em estudos, projetos, servigos, obras, 
aquisicOes e pagamentos de servigos de 
dragagem; b) atraves das administracOes  

de portos, quando os servigos acima referi-
dos estiverem a cargo dessas adrninistragOes; 
e finalmente, c) atraves de emprestimos pa-
ra pagamentos de juros, amortizaceles e des-
pesas contratuais de financiamentos. 

O outro Fundo relacionado corn o 
transporte hidroviario e o Fundo de Mari-
nha Mercante, criado pela lei n°. 3.381, de 
24.4.1958. 0 Fundo destina-se a proporcio-
nar recursos para a renovagao, ampliagao e 
recuperagao da frota mercante nacional, bem 
como para o desenvolvimento da inclustria 
de construgao naval do Pais. 

CompOem o Fundo: o produto da Taxa 
de Renovagao da Marinha Mercante, for-
mada por adicional sabre o frete de mer-
cadorias; 32% da Taxa de despacho adua-
neiro; dotagOes orgamentarias da Uniao; 
receitas resultantes da aplicagao dos re-
cursos do prOprio Fundo; e os saldos anuais 
apurados pela Comissao de Marinha Mer-
cante no desempenho de suas atribuigOes. 

Os recursos acima referidos devem ser 
recolhidos, em conta especial, a ordem da 
Comissao de Marinha Mercante, que os 
aplicara: a) na compra ou construgao de 
embarcagOes para as empresas de navega-
gao de propriedade da Uniao, bem como na 
recuperagao e reaparelhamento das mes-
mas; b) na construgao e reaparelhamento 
de estaleiros, diques, carreiras e oficinas de 
reparo das empresas estatais; c) na subs-
erica° de agOes de sociedades nacionais de 
navegagao ou de construgao naval. 

Os recursos do Fundo ainda poderao 
ser utilizados em financiamentos a empre-
sas nacionais de navegagao ou construgao 
e reparos navais, privadas ou estatais, para 
aquisigao de materiais para construcao ou 
recuperagao de embarcaciies da Marinha 
Mercante, bem como construgao e reapare-
lhamento de estaleiros e diques pertencen-
tes a este Orgao e para compra ou constru-
cao de embarcagOes, reaparelhamento e re-
cuperagao das mesmas. 

Corn estes dois Fundos, o Portuario 
Nacional e o de Marinha Mercante, e corn 
pianos bem estudados de sua aplicagao, 
aliados a uma boa administragao e a uma 
rigorosa politica de pessoal, a possivel que 
se recupere e modernize nosso sistema de 
transporte hidroviario, cuja eficiencia 
absolutamente necessaria ao desenvolvi-
mento economic° do Pais. 
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registro hibliogr6fico 
PUBLICAOES EDITADAS PELO BNDE EM 1963 

Dando inicio a esta secao, onde sera° 
apresentados, corn regularidade, registros 
bibliograficos relacionados a assuntos e pro-
blemas de desenvolvimento economic°, a 
REVISTA DO BNDE oferece, em seguida, 
sinteses dos principais trabalhos publica-
dos pelo Banco no exercicio de 1963, e 
cuja distribuicao obedeceu pianos que obje-
tivaram, em essencia, atingir o maior mi-
mero de entidades, empresas e pessoas in-
teressadas nos assuntos neles tratados. 

MERCADO BRASILEIRO DE 
FERTILIZANTES 

No final de 1962, quando da elaboragio 
do "Plano Trienal de Desenvolvimento 
Economic° e Social", o BNDE, atraves do 
seu Departamento Economic°, foi chamado 
a colaborar na feitura daquele documento. 
Uma das contribuicOes solicitadas ao D.E. 
foi a de reunir documentagao e preparar 
estudo sumerio acerca do mercado brasi-
leiro de fertilizantes. 0 documento foi ela-
borado e entregue ao entao coordenador 
do grupo responsavel pelo preparo do 
Plano, decidindo o D.E., jA no comeco de 
1963, edits-lo sob forma mimeografica, para 
distribuicao restrita a pessoas e entidades 
interessadas no assunto. 

0 estudo do D.E., que deve ser consi-
derado como de carater preliminar, visto 
estar programada a realizacao de trabalho 
de maior profundidade, aborda, de inicio, a 
demanda de fertilizantes no Brasil, focali-
zando a sua evolucao no periodo 1950/1961, 
niveis de consumo medio e estrutura geo-
grafica do mercado consumidor. 

Numa segunda parte sao feitas proje-
caes da demanda de adubos no mercado 
nacional, examinando-se, em primeiro Lu-
gar, as necessidades teericas de elementos 
fertilizantes reclamadas pela agricultura 
brasileira, segundo niveis "ideais" de adu-
bacao. Para tanto, foram utilizados dados 
fornecidos pelo Engenheiro AgrOnomo 
Benvindo Novais, Consultor do BNDE, 
chegando-sea conclusao de que as neces-
sidades teoricas "ideais" de fertilizantes em 
relacao a dez culturas principais seriam, em 
1961, da ordem de 987, 1.181 e 961 mil to-
neladas de N, P 0 e K 0, respectiva- 

2 5 	2 
mente. 

Ainda dentro de criterio semelhante, 
foram feitas, em seguida, estimativas em 
torn° do consumo teerico "ideal" de oito 
culturas alimentares. Tomando por base 
elementos fornecidos, a pedido do D.E., pelo 
Professor E. Malavolta, da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz", de Pira-
cicaba (SP), estimou-se que, para satisfa-
zer a producao prevista para atender a de-
manda, em 1965, de oito produtos alimenta-
res, o consumo "ideal" de fertilizantes nas 
respectivas lavouras se elevaria a 199, 181 
e 194 mil toneladas de N, P 0 e K 0, 

2 5 	2 
Para 1970, os dados estimados se situariam, 
respectivamente, em 265, 239 e 263 mil to-
neladas. 

Considerando, porem, que os processos 
adotados nessas estimativas, por motivos 
diversos, oferecem resultados que repre-
sentam, certamente, uma superestimacao da 
capacidade efetiva de absorga'o de fertili- 
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zantes pela agricultura brasileira, o traba-
lho do D.E. procurou chegar, a seguir, a 
previsiies mais realistas, corn base no corn-
portamento preterite do consumo aparente 
desses produtos. Admitiu-se, nesse sentido, 
que ate 1965 a demanda nacional de adu-
bos crescesse a uma taxa anual de 15%, a 
qual se elevaria a 20% no qiiinqilenio se-
guinte. Partindo dos valores referentes ao 
consumo aparente verificado em 1961 — 
corrigidos os valores corn a subtragao das 
quantidades de produtos fertilizantes des-
viadas para use industrial — e conside-
rando que o emprego de adubos observa, no 
Pais, a proporgao media de 1:3:1 para os 
elementos nutrientes principais, as proje-
goes realizadas dao como proviveis niveis 
de consumo de fertilizantes, em 1965, 70 
mil toneladas de nitrogenados e potassicos 
e 210 mil toneladas de fosfatos. As estima-
tivas para 1970 atingem, respectivamente, 
173 e 519 mil toneladas. 

A terceira parte do estudo do D.E. exa-
mina os aspectos relevantes da oferta de 
fertilizantes no mercado brasileiro, sendo 
feito, em seguida, urn balango da demanda 
e oferta previstas, quando se constata que 
a oferta interna, mesmo com a execugao, 
dentro dos prazos programados, dos proje-
tos industriais conhecidos, ainda se mos-
trara insuficiente para atender as necessi-
dades do mercado nacional. 

Finalmente, a -Ultima parte do traba-
lho do D.E. insere volumoso apendice esta-
tistico sabre os principais aspectos da de-
manda e oferta de adubos no Brasil. 

MERCADO BRASILEIRO DE CHUMBO 

Estee o primeiro de uma serie de tra-
balhos sabre metais nao-ferrosos elabora-
dos pelo D.E., corn a finalidade de orientar 
a politica de investimentos do BNDE e, 
subsidiariamente, de divulgar resultados 
de estudos que possam interessar a entida-
des industriais, comerciais, governamentais, 
etc. 

0 trabalho se acha dividido em tres 
partes. A primeira apresenta informagOes 
de carater geral, tais como caracteristicas, 
utilizagoes e metalurgia do metal. A segun-
da versa sabre o comportamento recente e 
atual, bem como as perspectivas futuras de 
produgao, consumo e pregos desse produto  

no mercado mundial. A terceira e 
a principal parte do trabalho, apresenta 
uma analise detalhada do mercado brasi-
leiro no periodo 1946/67. 0 trabalho revela 
que das 36.000 t de chumbo consumidas no 
Pais em 1960 cerca de 1/3 correspondia 
ao metal recuperado da sucata e que a pro-
dugao interna de chumbo primario atingiu 
a praticamente 10.000 t, naquele ano. Para 
1967, estima-se que serao consumidas cerca 
de 45.000 t das quais 35% deverao estar 
representadas pelo metal recuperado e que 
a produgao interna de metal primario atin-
gira 22 000 t. 0 estudo conclui, ainda, que a 
inclustria plumbifera nacional encontra no 
reduzido nifmero conhecido de jazidas eco-
nomicamente exploriveis, o principal fator 
limitativo de sua expansao. 

MERCADO BRASILEIRO DE ALUMNI() 

Este trabalho obedece a mesma orien-
tagao do estudo anterior, corn excegao da 
tecnologia do processamento de aluminio 
que a apresentada como seu anexo. Alem 
de dados e projegoes de importagio, produ-
gao interna e consumo (total e setorial), 
sao registrados, ainda, os dados de custos de 
instalagao, insumos e demais informagaes 
necessarias a implantacao da indifstria de 
aluminio no Pais. 

Este estudo revela que, em 1967, esta-
remos consumindo cerca de 68.000 t de alu-
minio primario contra 37.500 em 1960. A 
taxa de crescimento prevista no consumo 
e, portanto, de 9% a.a. A atual capacidade 
instalada de produgao no Pais, de 34.000 
t/ano, elevar-se-a para 40.000 t em 1967. 

MERCADO BRASILEIRO DE METAIS 
NAO-FERROSOS: Cobre, Zinco e Estanho 

Os criterios de analise empregados 
nestes trabalhos, publicados conjuntamen-
te, foram semelhantes aqueles adotados nos 
trabalhos anteriores. 

No tocante ao cobre, verificou-se que 
a produgao interna supre apenas 5% do 
consumo atual brasileiro, que a da ordem 
de 38.000 t. Em 1967, deveremos estar con-
sumindo cerca de 46.000 t, visto que a taxa 
geometrica de crescimento esperado a de 
pouco menos de 5% a.a. 0 dispendio anual 
corn as importagOes de cobre devera osci- 
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lar entre 25 a 30 mill -15es de dOlares. 0 prin-
cipal fator que limita a expansao da pro-
dugao nacional e a escassez de minerios 
econamicamente exploraveis. Fato seme-
lhante ocorre corn o estanho nesse parti-
cular, ja que somente 25% do minerio 
(cassiterita) utilizado na producao interna 
deste metal provem das jazidas brasileiras. 
A indastria estanifera nacional, no entanto, 
supre quase que integralmente o mercado 
interno, utilizando-se de apenas 1/3 da sua 
capacidade de producao atualmente insta-
lada. 0 consumo atual de cerca de 2.000 
t/ano devera crescer anualmente de 5%. 

No caso do zinco, verificou-se que o 
Pais disp5e de reservas abundantes de mi-
nerios silicatados de zinco. No entanto, o 
seu aproveitamento de forma econamica so 
se tornou realidade pelo desenvolvimento 
de um novo processo, descoberto recente-
mente pelo engenheiro brasileiro RADINO. 
Fm vista deste fato, portanto, o consumo 
interno de zinco vinha sendo, ate entao, to-
talmente atendido pelas importacOes. 0 
consumo atual da ordem de 48.000 t devera 
atingir 63.400 t ern 1967 se se confirmar a 
taxa prevista de crescimento de 7% a.a. 
Ainda este ano devera entrar em funcio-
namento a primeira fabrica de zinco no 
Pais, cuja capacidade instalada de produ-
cao a de 7.000 t/ano. 

ACORDOS DO TRIGO 

Editada pelo Departamento de Opera-
goes Internacionais, a publicagao comp5e-se, 
atualmente, de quatro volumes, correspon-
dentes aos primeiros Acardos sabre Produ-
tos Agricolas firmados entre a Govern 
brasileiro e o Govern() dos Estados Unidos 
()la America. 

1.° Acardo do Trigo — 0 volume ini-
cial reune, alem dos documentos basicos, 
em sua versa° original e traducao portu-
guesa, um demonstrativo das aplicacOes dos 
recursos e pequeno resumo de cada uma 
das empresas beneficiadas. Os principais 
documentos coligidos sao: texto do Aar-do 
sabre Produtos Agricolas, cartas sabre ta-
xis de cambia e a interpretacao de algumas 
expressOes menos precisas do Acardo; tex-
to completo do Acardo de Emprestimo e 
dos compromissos assumidos em sua decor-
rencia. Por estes documentos tem-se co- 

nhecimento de que, durante o ano fiscal 
norte-americano de 1956, foram financia-
das ao Brasil importagOes de produtos agri-
colas no montante de US$ 41.200 mil. Estes 
recursos produziram, em cruzeiros, para 
emprestimo ao BNDE (76% do total), o 
montante de Cr$ 1.510,8 milhOes, que fo-
ram aplicados em oito empresas nacionais, 
sete das quais sob contrale pablico. 

2.° Acordo do Trigo -- 0 volume se-
guinte engloba, como o anterior, tada a do-
cumentacao basica sabre as negociagOes 
que deram origem e precederam a assinatu-
ra do 2.° Acardo de Emprestimo. Pela vo-
lumosa correspondencia reproduzida nesta 
publicagao, tern-se ideia das dificuldades 
surgidas para a execugao deste Acardo, 
sendo que as mais importantes foram a eli-
minagao da clausula que fixava o seu va-
lor em dOlares e a determinacao da taxa de 
cambia. Encontram-se ainda, neste volume, 
o texto do Acardo de Emenda ao 2.° Acar-
do de Emprestimo que eliminou a clausula 
de valor constante, e diversas Notas troca-
das entre os governos brasileiro e norte-
americana sabre o assunto, destacando-se 
a que destinou Cr$ 5,6 bill-15es, anterior-
mente reservados ao BNDE, para aplica-
gao em outros fins que nao o desenvolvi-
mento econamico. Faz parte ainda da do-
cumentacao publicada, as normas conven-
cionadas entre o BNDE e a AID para a 
utilizagao dos recursos dos Acardos de 
Emprestimo. 

0 segundo Acardo do Trigo foi o de 
mais longa duragao, abrangendo os anos de 
1957 a 1961. No seu transcurso foram im-
portados produtos agricolas no valor de 
US$ 163,1 mill-16es, cabendo a maior par-
cela as compras de trigo, que alcanga-
ram a US$ 157,9 milhOes. Estes recursos 
produziram Cr$ 19,0 bilhOes, dos quais.... 
Cr$ 15,2 bill-16es destinados a emprestimo 
ao BNDE (85%). Deste montante, contu-
do, Cr$ 5,6 bilhOes, coma antes referido, fo-
ram entregues ao Govern norte-america-
no para outros fins, ficando os recursos a 
serem emprestados ao Banco reduzidos a 
Cr$ 9.550 bill-15es. (50,3%). Estes fundos fo-
ram aplicados em 5 empreendimentos pa-
blicos, sendo de destacar-se a Comissao do 
Vale do sao Francisco, as Usinas Siderar-
gicas de Minas Gerais — USIMINAS e a 
Central Eletrica de Furnas. A Ultima 
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parcela destes recursos foi alocada em fins 
de 1963 as Usinas Eletricas do Paranapa-
nema S.A., como parte dos recursos conce-
didos pelo BNDE para a construcao da 
Usina de Xavantes. 

10  Acordo do Trigo — 0 terceiro vo-
lume enfeixa os principais documentos re-
lativos ao terceiro Acordo do Trigo firma-
do entre o Brasil e os EE.UU. Sao os se-
guintes os documentos ali inseridos: textos 
do Acordo Diplomatic° firmado em 4-5-61, 
do entendimento adotado a respeito do mes-
mo acordo, Notas diplomaticas relativas 
taxa de cambio a ser adotada e a aplica-
cao de parte dos fundos deste Acordo (10%) 
no financiamento a empresas privadas, in-
clusive norte-americanas. Encontra-se ain-
da neste volume, a Integra da Carta do 
Presidente do Banco ao Embaixador norte-
americano relativa as normas para a pres-
tacao de informacOes sabre projetos a se-
rem financiados com recursos do 3.° Acar-
do, alem do texto do 3.° Acordo de Empres-
timo e da carta ao Diretor da AID sabre 
as operacoes que, por lei, pode o BNDE 
praticar. Esta publicacao a apenas uma 
primeira versa°, estando em fase final 
urn documento definitivo contendo, inclu-
sive, os resultados financeiros deste AcOrdo. 

4.° Acordo do Trigo — 0 quarto e Ul-
timo volume da serie compOe-se dos do-
cumentos basicos do 4. 0  AcOrdo do Trigo, 
firmado em 15-3-1962 e as Notas diploma-
ticas pertinentes a sua interpretacko oficial. 
Dentre estas Notas destacam-se a relativa 
a conversibilidade das moedas, a relativa 
a taxa de cambio a ser usada e ao reem-
prestimo de parte dos fundos do 4.° AcOr-
do de Emprestimo a empresas privadas. 
Ademais destes documentos, encontra-se 
neste volume o texto do 4.0  AcOrdo de Em-
prestimo e Nota relativa a extensao do 
AcOrdo de Vendas. 0 4.0  AcOrdo, que ini-
cialmente previa compra de produtos agri-
colas no valor de US$ 58,6 milhOes no exer-
cicio de 1962, foi emendado em outubro da-
quele ano para US$ 102,0, em decorrencia 
da impossibilidade em que se encontravarn 
os outros fornecedores de prover as neces-
sidades brasileiras de trigo. Tambem esta 
coletanea constitui a primeira tentative' de 
sistematizar a documentacao relativa ao 4. 0 

 AcOrdo do Trigo, estando em projeto no 

D.O.I., outra edicao mais detaihada, em fu-
turo proximo. 

Os Acordos do Trigo e o BNDE — Pela 
primeira vez, tentou-se fazer urn balanco 
da real significacao e dos resultados dos 
diversos AcOrdos sabre Produtos Agricolas 
firmados entre o Brasil e os FRUU., espe-
cialmente naquela parte referente ao BNDE 
e a sua acao na aplicacao destes recursos 
no financiamento de projetos de desenvol-
vimento economic°. Procurou-se, inicial-
mente, fixar o significado destes Acardos 
no conjunto da economia national, sem 
ideias pre-concebidas, efetuando-se em se-
guida urn estudo da evolucao cronolOgica 
dos diversos AcOrdos do Trigo. No capitulo 
seguinte foi estudada a participacao do 
BNDE nestes AcOrdos, ficando patente a 
perda de importancia destes recursos para 
as disponibilidades totais do Banco. Por 

fez-se a analise da execuca'o dos 
AcOrdos de Emprestimo, onde foram retra-
tadas as dificuldades iniciais e os progres-
sos obtidos nas relagOes BNDE-AID para o 
estabelecimento de mecanismo apropriado 
para o aproveitamento dos recursos deposi-
tados no Banco do Brasil. 

Alem disso, contem esta publicagao 
farto material estatistico que serviu de base 
ao referido estudo e que documenta os prin-
cipais aspectos das operacOes. 

RELATORIO DO GRUPO DE TRABALHO 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA 

PECUARIA 

Em fevereiro de 1963 foi constituido urn 
Grupo de Trabaiho para o Desenvolvimen-
to da Pecuaria. Os estudos realizados piiem 
em relevo, mais uma vez, os baixos indi-
ces de produtividade de nossos rebanhos, 
seu precario estado de sanidade, a falta de 
tecnicos, a escassez de recursos do Ministe-
rio da Agricultura e a conseqiaente impos-
sibilidade de uma colaboracao mais efetiva, 
a necessidade de urn programa de credit° 
seletivo, a deficiencia das indOstrias de 
abate, a necessidade de uma politica racio-
nal de estocagem, a quebra de continuidade 
das exportaciies por interferencia de orga-
nismos controladores e a instabilidade no 
tratamento cambial, a necessidade de apoio 
as indOstrias complementares, como as de 
maquinas e implementos agricolas, de adu- 
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bos e inseticidas, de vacinas e produtos ve-
terinarios, de arame farpado e outras, e, 
finalmente, a necessidade de incrementar a 
produgao de carnes nao bovinas. 

Apesar das ponderagOes acima, o GT 
considera favoraveis as perspectivas do Bra-
sil quanto a exportagao de carnes, em vir-
tude da ; tendencias nitidamente crescentes 
das exportacOes mundiais de carries, da 
grande elasticidade da demanda de came 
em relagao a renda, do aumento progressi-
vo das rendas e sua distribuicao mais equi-
tativa, da relativa estabilidade dos pregos 
internac Lonais da came face a outros pro-
dutos da lavoura, e da pronta aceitagao que 
tern o produto no mercado internacional. 
Defende o GT a liberdade de exportacao 
de qual Ner tipo de produto, para melhor 
aproveitar as contingencias do mercado im-
portador 

Qua ato a politica de pregos, face a ine-
xistencia de trabalhos sistematicos para de-
terminar o custo de producao e a impossi-
bilidade de uma quantificagao real, e ten-
do em vista os resultados negativos alcan-
gados pelos esquemas de tabelamento, o 
GT considera preferivel manter o mercado 
liberado 

As RecomendagOes basicas do Grupo, 
resumidas na introducao do RelatOrio, sao, 
a seguir, transcritas na Integra. 

"0 Grupo de Trabalho para . o Desen-
volvimento da Pecuaria, instituido pelo De-
creto n. )  51.700, de 8 de fevereiro de 1963, 
apes o estudo dos problemas referidos nos 
seus artigos apresenta a superior conside-
ragao de Sua Excelencia o Senhor Presi-
dente da RepUblica as seguintes RECO-
MENDA cOES basicas, complementadas pe-
las med idas concretas e recomendacOes es-
pecificas expressas no Relatorio e outros 
documentos que fazem parte deste processo. 

Ministerio da Agricultura — Constitui-
ra o Ministerio da Agricultura pega funda-
mental para a execugao e o exit° das pro-
videncias sugeridas. Porisso, o Grupo de 
Trabalho recomenda que se efetive o pro-
cesso de dinamizacao de seus Orgaes e que 
os prOx .mos Orcamentos da RepUblica the 
consignem recursos nao inferiores a decima 
parte do total da receita prevista, sem 
quaisquer cortes ou limitagOes e sem pre-
juizo dos recursos do Fundo Federal Agro- 

pecuario, que devem ser aplicados segundo 
sua destinagao especifica. 

Concar — 0 Grupo de Trabalho reco-
menda a criagao, no Ministerio da Agri-
cultura, do Conselho Nacional da Carne —
CONCAR — como urn organismo colegia-
do, consultivo e normativo, incumbido de 
coordenar as atividades de Orgaos e entida-
des corn atuagao na pecuaria de torte em 
geral e corn encargo para sugerir as dire-
trizes da politica de carries no Brasil. 

0 CONCAR constitui-se de uma Junta 
Deliberativa e de uma Secretaria Executiva. 

A Junta Deliberativa compfie-se de re-
presentantes de Orgaos governamentais e 
entidades de classe, assim discriminados: 

- Pelo Ministro da Agricultura ou 
seu representante, na condigao de 
Presidente do CONCAR; 

- Urn representante do Ministerio da 
Agricultura; 

Urn representante do govern de 
cada urn dos 5 (cinco) Estados de-
tentores dos maiores rebanhos; 

- Seis representantes da pecuaria, 
assim clistribuidos: um represen-
tante da Confederagao Rural Bra-
sileira, urn representante das Fe-
deracties Rurais dos Estados da Re-
giao Norte; urn representante das 
FederagOes Rurais da Regiao Nor-
deste; dois representantes das Fe-
deragoes Rurais da Regiao Brasil 
Central e urn representante das 
Federageies Rurais da Regiao Sul; 

— Quatro representantes da inclUstria 
de came a saber: urn representante 
do Sindicato da Inchistria do Frio; 
um representante dos abatedores 
do Brasil Central; — representante 
dos charqueadores e urn represen-
tante do Sindicato da Inchistria dos 
Produtos Suinos do Rio Grande do 
Sul; 

— Urn representante da Associagao 
Brasileira de Criadores de Suinos; 

- Um representante da Sociedade 
Brasileira de Avicultura. 

A ideia de criagao do CONCAR, or-
gao meramente normativo e consultivo, 
nao obteve aprovagao unanime, pois uma 
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parte minoritaria do Grupo advogava a 
criagao de um organismo mais atuante: o 
Grupo Executivo para Desenvolvimento da 
Pecuaria — GEPEC, que teria como mem-
bros, alem do Diretor Geral, os Ministros 
da Agricultura, da Indilstria e Comercio, 
de Assuntos de Planejamento, o Presidente 
do Banco do Brasil, o Presidente do Banco 
Nacional do Desenvolvimento EconOmico, o 
Diretor Executivo da Superintendencia da 
Moeda e do Credit°, o Superintendente da 
Superintendencia Nacional do Abasteci-
mento e os Presidentes da Confederagao 
Rural Brasileira, da Confederagao Nacional 
da Indirstria, da Confederagao Nacional do 
Comercio, da Associagao Brasileira de Cre-
dit° e Assistencia Rural, da Sociedade Bra-
sileira de Agronomia, da Sociedade Brasi-
leira de Veterinaria e da Confederagao Na-
cional dos Trabalhadores. Os membros ti-
tulares poderiam designar, mediante comu-
nicagao por escrito, suplentes para repre-
senta-los. 

Acreditavam os defensores dessa tese 
que as deliberagOes desse Orgao, aprova-
das por Ministros de Estado ou seus re-
presentantes, teriam efeito executivo ime-
diato e, portanto, muito mais fOrga do que 
as recomendacOes de urn Orgao simples-
mente normativo, como o CONCAR. 

Credit° — Sendo o credit° importante 
fator, na atual estrutura sOcio-econOmica, 
para a modificacao dos metodos e proces-
sor criatOrios, o Grupo de Trabalho reco-
menda a ampliagao dos recursos dos esta-
belecimentos crediticios oficiais e a adogao, 
como programa minimo, das normas e cri-
terios contidos no piano de credit° seletivo, 
de acOrdo corn o Documento n. 0  1. 

0 piano de credit° seletivo compreen-
de os seguintes capitulos: 

1. Assistencia financeira a criagao de 
bovinos: 

a) Meihoramentos da criagao de bo-
vinos (defesa contra erosio, adu-
bagao, irrigagio, formagao de pas-
tagens, cercas, bebedouros, ba-
nheiros, etc. ate 60% do valor 
da propriedade a hipotecar, corn 
prazo ate 5 anos); 

b) Custeio da criagao de bovinos 
para retengao de crias (visando 

a reduzir a intermediacao e a 
idade do boi para abate — ate 
60% do valor das crias existen-
tes: machos e femeas); 

c) Aquisigao de bovinos para cria-
cao (lotes de ate 10 reproduto-
res de "pedigree", compra de ate 
100 bovinos para povoamento ini-
cial — prazo ate 5 anos); 

d) Maquinas e veiculos (tratores e 
implementos, aparelhos para ir-
rigagao, veiculos de carga, prazo 
ate 3 anos). 

2. Assistencia financeira a engorda de 
bovinos (aquisicao de ate 500 novi-
lhos para engorda). 

3. Assistencia financeira a industria 
(financiamento para construcao de 
matadouros frigorificos nas zonas 
produtoras, transformacao de char-
queadas em matadouros frigorificos, 
aquisigao de caminhOes e vagOes fri-
gorificos). 

4. Assistencia financeira as Coopera-
tivas (formacao de lavoura, aquisi-
gao de maquinas, instalagao de pos-
tos de inseminagio artificial, insta-
lacOes industriais, instalagOes de mer-
cados, aquisigao de veiculos, eletri-
ficagao rural). 

5. Assistencia financeira a outras fon-
tes produtoras de came (suinocultu-
ra, ovinocultura, bubalinocultura, 
caprinocultura e avicultura). 

Tecnicos — Constitui, por vezes, pon-
tos de estrangulamento ao desenvolvimento 
da pecuaria de corte, a falta de tecnicos-
agrOnomos e veterinarios. 0 Grupo de Tra-
baiho recomenda ao Govern medidas ime-
diatas para aumentar, dentro do menor tem-
po, o seu mamero, a comegar pela institui-
gao, nos servigos publicos, do salario pro-
fissional igual, pelo menos, a cinco vezes o 
maior salario minimo do Pais e promover 
a melhoria do ensino agronomic° e veteri-
nario. 

Produtividade — Pelas razOes que se 
analisam no RelatOrio, a produtividade da 
pecuaria de corte brasileira esta muito 
aquem das suas reais possibilidades e os re-
cursos para sua elevagao muito longe de 
serern esgotados. As medidas que sao suge- 
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ridas, visando a sanidade, nutricao, mane-
jo e tecnificagao da produgao devem elevar 
o desfrute do rebanho bovino, por exem-
plo, de 10 para 13,5% e incrementar o in-
dice de produtividade da pecuaria de corte 
geral a valores mais econOmicos e atraen-
tes. Porisso, o Grupo de Trabalho recomen-
da a maior atengao do Govemo Federal 
para as medidas que, nesse sentido, sao 
apresentadas. 

Sanidade — Os prejuizos anuais que o 
precario estado sanitario dos rebanhos cau-
sa a economia do Pais ultrapassam a casa 
dos cem bilhOes de cruzeiros. 0 Grupo re-
comenda, assim, especial cuidado ao que 
preceitua o Documento n.° 2. 

No documento sObre Sanidade Animal 
sao focalizados os seguintes itens: 

doengas infecto-contagiosas 
- doengas da esfera reprodutiva 

doengas parasitarias 
— doengas de carencia 
— plantas texicas. 

Entre as numerosas medidas recomen-
dadas, destacam-se: a criagao de urn Gru-
po de Combate a Aftosa, no Ministerio da 
Agricultura; campanha de combate a Bru-
celose; campanha de erradicagao e contra-
le das ectoparasitoses; apoio financeiro ao 
Servigo de Defesa Sanitaria Animal para 
Erradicagio da Paratuberculose em seus fo-
cos iniciais; obrigatoriedade de vacina contra 
peste suina, nas zonas afetadas; criar, nos 
Institutos Regionais de Pesquisa e Experi-
n-kentagao, segoes especializadas para o es-
tudo das doengas da primeira idade, bem 
como das plantas tOxicas, seu levantamento 
e combate; recomendar ao Fundo Federal 
Agropecuario a inclusao dos problemas de 
defesa sanitaria animal em suas prioridades. 

Carnes nao bovinas — As carnes de 
0 utras especies de agougue, sempre que  

oferecidas a precos acessiveis, constituem 
importantes sucedaneos da came bovina, 
produto de larga procura no mercado in-
ternacional. Para a obtengao dessas carnes 
a custos que permitam o incremento ex-
pressivo de seu consumo, a fundamental a 
existencia de alimentos basicos — milho e 
residuos proteicos da industria em quanti-
dade e prego convenientes. Assim, o Grupo 
de Trabalho recomenda prudencia na ex-
portacao de produtos que possam ser utili-
zados na alimentagao animal. 

Exportagao — Corn a recente elevagao 
do valor da taxa cambial, tornou-se viavel 
a competigao das carnes brasileiras no mer-
cado externo. Para que o Brasil consolide 
sua posigao de pais exportador dessa mer-
cadoria faltam, todavia, duas outras condi-
cOes: continuidade nas exportagoes e pres-
tigio de seus produtos. Dal o Grupo de Tra-
balho recomendar a fixagao das seguintes 
quotas minimas de exportagao: 

1963 — 60.000 t 

1964 — 100.000 t 

1965 — 150.000 t 

e sugerir ainda, para atender a Ultima exi-
gencia, a instituigao da tipicagao de car-
cagas. 

Industria de maquinas agricolas — E 
condigao das mais importantes para o de-
senvolvimento da pecuaria de corte e in-
cremento de sua produtividade corn expres-
sivas reducOes nos custos, a existencia de 
progressista incbistria de miquinas, imple-
mentos e materiais para a agricultura, ca-
paz de oferecer seus produtos em quanti-
dade e qualidade suficiente para atender 
demanda. Entende o Grupo de Trabalho 
que o Govern° Federal deve dispensar per-
manente atengao a este setor da indiistria 
nacional." 
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15 000 NORTE 

CAPACIDADE INSTALADA DAS USINAS (Kw) 

TOTAL 

Extensa° Total 

das Linhas de 

Transmissao 

(Km) 

15 000 	15 000 

UNIDADES DA FEDERA4A0 

Regime de Propriedade 

NORDESTE  	217 200 	215 000 	2 200 

Ceara  	1 500 	 1 500 

Rio Grande do Norte 	
4. 	

700 	 700 

195 000 	195 000 

Paraiba  	 —  

Bahi — 	a) 20 000 	20 000 

CHESF (vorios Estados) 	 

SUDESTE 	  3 218 720 	2 575 860 642 860 

Minas Gerais 	  1 392 290 	1 363 100 	29 190 

Espirito 	Santo 	  48 000 	48 000 

Rio 	de Janeiro 	  343 830 	240 960 	102 870 	b) 

Sao 	Paulo 	  rill 1 434 600 	• 	923 800 	510 800 	c) 

EXTREMO-SUL  	 445 348 	405 048 	40 300 

Parana  	35 000 	15 000 	20 000 

Santa Catarina  	120 300 	100 000 	20 300 

Rio Grande do Sul  	290 048 	290 048 

CENTRO-OESTE 	  135 850 	135 850 

Mato Grosso 	  7 000 	7 000 

Goias 	  128 850 	128 850 	 d) 

TOTAL  	4 032 118 	3 346 758 	685 360 

%  	100,0 	83,0 	17,0 

1 181,5 

20,0 

2,5 

855,0 

3 882,3 

1 129,4 

92,0 

144,0 

2 590,9 

2 644 , 6 

390,0 

254,5 

2 000,1 

1 085,0 

108,0 

977,0 

8 886,9 

DOCUMENTAcA0 ESTATISTI 

PROGRAMA DE ELETRIFICACAO FINANCIADO PELO BNDE - 1952/63 

CAPACIDADE INSTALADA DAS USINAS E EXTENSAO DAS LINHAS DE TRANSMISSAO, OBJETO DE 

FINANCIAMENTO, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERACAO 

a) — Inclusive  a  linha da CHESF no percurso Salvador-Usina Cotegipe; 

b) — Refere-se as linhas de transmissao da Rio  Light  S. A. (Usina de Ponte Coberta); 

c) — Inclusive  a linha  Pocos de  Caldas-Guarulhos (Furnas); 

d) — Inclusive  a  linha Goiania-Brasilia. 
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