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estudos 
INTEGRACAO REGIONAL 

JAYME MAGRASSI DE SA 

Diretor do BNDE 

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

Aspectos teOricos da integracao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As realidades de um movimento de 
integracao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 Sentido da Integracao 

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

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

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

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

"Articulo 15 — 

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

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

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

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

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

"Articulo 17 — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os pontos acima referemse as questhes 
dos instrumentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSAO 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUMMARY 

REGIONAL INTEGRATION 

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

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

Then the study is focussed on the realities 

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

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

HELIO SCHLITTLER SILVA 

Diretor do BNDE 

INT R ODU c A 0 

A Histaria EconOmica dos Altimos cem 
anos ressalta urn fato curioso que e o per-
manente divOrcio existente entre, de urn 
lado, as politicas comerciais de natureza 
protecionista geralmente adotadas pelos 
paises em processo de desenvolvimento, in-
clusive por aqueles que ja atingiram estagio 
avangado de industrializagao, e, por outro 
lado, o principio da liberdade de comercio, 
preconizado e justificado tebricamente pelos 
economistas classicos como o mais consen-
tfineo corn o rapid° desenvolvimento econo-
mic° e a melhoria das condigOes de bem-
estar dos povos. 

Corn efeito, salvo algumas excegOes —
entre elas a Inglaterra que, tendo sido o 
primeiro pais a industrializar-se em larga 
escala, nao teve que enfrentar a competigao 
estrangeira na fase inicial do seu processo 
de industrializagao — os paises que mais 
se industrializaram, nos taltimos cem anos, 
notadamente os Estados Unidos, tern recor-
rido sistematicamente as restrigOes as im-
portacOes e outras modalidades de interven-
gao governamental no comercio exterior, 
corn vistas a acelerar a diversificagao de 
suas economias. A doutrina do livre corner-
cio teve, no entanto, a mais ampla aceitacao 
no seculo XIX e, praticamente, ate o inicio 
da primeira Guerra Mundial; e nao obstante 
o crescente descredito a que esteve sujeita, 
nas ultimas decadas, principalmente nos 
paises ern via de industrializagao, economis-
tas e homens palicos dos paises desenvol-
vidos continuam a ela apegados e tentando 

N.R. — 0 presente trabalho foe elaborado, em feve- 

reiro de 1964, para servir de subsidio, do De-

partamento de Operacaes Internacionais do BNDE, aos 

estudos preparatorios para a "Conferencia dos Navies 

Unidas sObre Comercio e Desenvolvimento", entao em 

curso no Ministerio das Relasees Exteriores. As opiniOes 

nele expressas sao exclusivamente de responsabilidade 

do autor e nao representam necessariamente os pontos 

do vista do Banco.  

impO-la como norma basica do comercio 
internacional. Haja vista que, no imediato 
ap6s-guerra, ela ainda teve consideravel in-
fluencia sObre os debates internacionais que 
culminaram corn a assinatura por 27 paises, 
em 1947, de urn acOrdo multilateral de co-
mercio — o GATT — baseado (a) na redu-
gao geral das tarifas aduaneiras e na elimi-
nagao das demais barreiras ao comercio e 
(b) na igualdade de tratamento entre as 
nagOes. 

0 referido acOrdo — altamente imbuido 
do ideal da liberdade de comercio — mos-
trou-se, desde o inicio, inadequado para 
tratar dos problemas de comercio e cresci-
mento economic° dos paises em desenvolvi-
mento, porque deixou de reconhecer a es-
treita correlagao existente entre ambos e 
ignorou as limitacOes, que dela decorrem, 
as apregoadas vantagens da eliminagao das 
restrigOes comerciais e ao principio da nao-
determinagao. 

Esta mais que provado que os paises em 
desenvolvimento nao tern podido evitar — 
sem risco de comprometer a realizacao das 
modificagOes estruturais de sua economia, 
que constituem uma das caracteristicas fun-
damentais do processo de desenvolvimento —
a adogao de medidas protecionistas as ati-
vidades industriais, embora nao se possa 
deixar de condenar os indmeros e pernicio-
sos exageros que se tem cometido a respeito. 
Assim sendo, estamos convencidos de que 
a contradigao, a que nos referimos anterior-
mente, decorre principalmente da insuficien-
cia dos fundamentos teOricos da doutrina de 
liberdade de comercio. 

Embora seja reconhecida universalmentc 
a importancia de que se reveste o comercio 
para o desenvolvimento, nao se dispOe ainda 
de urn esquema teOrico sistematico que per-
mita explicar adequadamente as relagOes 
entre o comercio e o desenvolvimento eco-
nOmico. A teoria de comercio e a teoria do 
desenvolvimento permanecem divorciadas e, 
de urn modo geral, os economistas interes- 
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sados em problemas do desenvolvimento, 
embora levem em consideragao os fatOres 
relativos ao intercambio, ainda adotam mo-
delos essencialmente empiricos ou baseados 
em principios derivados da teoria tradicio-
nal do comercio e conducentes ao principio 
da liberdade de comercio. 

Ora, a teoria tradicional, nao obstante sua 
longa evolugao de Hume e Ricardo a Viner 
e Haberler, permanece uma teoria estatica e 
orientada mais diretamente para a experi-
encia das economias desenvolvidas, e seus 
principios dificiImente se aplicam, sem as 
qualificagOes necessarias, ao caso dinamico 
das economias em desenvolvimento. Nao 
queremos dizer com isso, que a teoria tra-
dicional deva ser posta a margem e ignorada. 
Longe disso. Nao ha dirvida, porem, de que 
ela clevera ser qualificada e suplementada, 
dentro de uma perspectiva mais ampla que 
a da analise do equilibrio estatico dos clas-
sicos e do ciclo de curto periodo que carac-
teriza a interpretacao Keyneseana, de sorte 
a propiciar uma explicagao mais adequada 
das relagOes entre o comercio e o desenvol-
vimento econOmico. 

No presente trabalho proceder-se-a a 
um confronto da teoria tradicional do corner-
cio corn as condigOes peculiares ao desenvol-
vimento dos paises novos, muito diferentes, 
no presente seculo, das vigentes no seculo 
XIX. Esse confronto pora ern evidencia as 
principals qualificagOes que devem ser feitas 
a teoria tradicional, em fungao dos fatOres 
dinamicos implicitos no processo de cresci-
mento, das quail resultam serias limitagOes 
ao principio da liberdade de comercio e, con-
seqiientemente, argumentos mais sOlidos em 
favor da adogao de medidas protecionistas 
corn vistas ao desenvolvimento. 

A — 0 PRINCIPIO DAS VANTAGENS 
COMPARATIVAS E A DOUTRINA 
DA LIBERDADE DE COMERCIO 

Segundo a teoria classica do comercio 
internacional, o comercio entre paises ba-
seia-se nas diferencas internacionais de 
custos relativos de produgao, nao eliminadas 
pelo custo de transporte. Mais precisamente, 
o comercio internacional se orientaria, se-
gundo o "Principio da Vantagem Compara-
tiva", que pode ser assim enunciado: sob 
condicOes de liberdade de comercio, um dado  

pais tende a especializar-se na produgao e a 
exportar aquelas mercadorias que esteja em 
condigoes de produzir a custos (inclusive as 
despesas de transporte) comparativarnente 
mais baixos que o exterior (ou em que 
possua uma vantagem comparativa de custo) 
e a importar aquelas cujos custos sejam 
comparativamente mais altos que os do ex-
terior (ou em que possua uma desvantagem 
comparativa de custo). 

As diferencas internacionais de custos, 
por sua vez, resultam, por urn lado, da diver-
sidade existente entre os paises quanto as 
disponibilidades de fatOres produtivos (re-
cursos naturais, mao-de-obra, capital e ca-
pacidade empresarial), da qual decorrem di-
ferencas internacionais nos pregos dos fatO-
res, em funcao de sua escassez relativa em 
cada pais; e, por outro lado, do fato tecno-
logic° de que mercadorias diversas reque-
rem proporgoes diferentes de fatOres produ-
tivos para serem produzidas, de sorte que 
sera° mais baratas, em dado pais, aquelas 
mercadorias cuja produgao se faca com maior 
quantidade do fator ou grupo de fatOres re-
lativamente abundantes e, portanto, mais ba-
ratos no pais. Destarte, paises corn mao-de-
obra relativamente abundante tenderao a 
produzir, a custos mais baixos, e a exportar 
mercadorias caracterizadas pelo emprego in-
tensivo de mao-de-obra e aqueles dotados 
de oferta relativamente abundante de capital 
a produzir, a custos mais baixos, e a expor-
tar produtos cuja produgao se caracterize 
pelo use intensive de capital. 

0 comercio internacional reduziria os 
custos sociais de oportunidade de aquisigao 
das mercadorias em cuja produgao o pais 
possuisse desvantagem comparativa, o que 
significa que, corn urn dado montante de 
recursos produtivos e nivel de conhecimen-
tos tecnolOgicos, um pais poderia dispor, 
como fruto de sua atividade produtiva, de 
um volume maior de mercadorias e servigos 
do que disporia em estado de isolamento 
econOmico. Quanto melhores fOssern os ter-
mos do intercambio (1) do pais, maior seria 
o lucro social deste comparado corn o au-
ferido pelos seus parceiros no comercio e 
maiores os aumentos de renda'oriundos desse 
comercio. 

(1) Relasoo entre os precos do exportasao e os do 

importacao. 
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Destarte, a eficiencia econOrnica e a renda 
mundial seriam aumentadas se cada pais se 
especializasse na produgao e exportagio da-
quelas mercadorias e servigos em que pos-
suisse uma vantagem comparativa de custo 
e, por outro lado, importasse dos demais 
paises aquelas mercadorias e servigos em 
que possuisse uma desvantagem compara-
tiva. 

Conclui-se dal que, qualquer modificacao 
dos padrOes do comercio internacional que 
redundasse em prejuizo da especializagao 
assim concebida, teria por efeito uma redis-
tribuicao menos econOmica dos fatOres pro-. 
dutivos, corn a perda de eficiencia do sistema 
economic° e a conseqiiente queda da renda 
mundial. 

Por essa razao, os economistas classicos 
preconizam a politica de liberdade de co-
mercio, como a imica politica compativel corn 
a distribuigao ertima de recursos entre os 
paises e a maximizacao da renda e das con-
digeies de bem-estar da comunidade mundial. 

Nessa ordem de  4  ideras, o Estado deveria 
abster-se de intervir no comercio interna-
cional, atraves de tarifas aduaneiras ou qual-
quer outra forma de restricao comercial, 
pois essas restricOes teriam os seguintes 
efeitos negativos: 

Primeiro, elas reduziriam o volume do 
comercio: direta e imediatamente, o volume 
das importagOes; e, indiretamente, o das ex-
portacaes, seja porque os demais paises ten-
deriam a impor, em represalia, tambem res-
tric5es as suas importagOes do pais prote-
cionista, seja porque a redugao das importa-
cOes deste Ultimo teria como contra-partida 
a redugao das exportagOes e, conseqiiente-
mente, a redugao da renda dos demais paises, 
que, por sua vez, induziria a uma contracao  

na procura dos produtos exportados pelo 
pais protecionista. 

Segundo, essas modificagOes nos padroes 
do comercio determinariam uma redistribui-
gao menos econOrnica dos fatOres produtivos, 
em cada pais, os quais se desviariam das 
atividades de exportagao — de maior pro-
dutividade e menores custos — para as in-
clOstrias substitutivas de importagOes, de 
menor eficiencia e sujeitas, conseqiientemen-
te, a custos mais elevados, corn a resultante 
deterioragao da eficiencia econOmica, da ren-
da real e das condigOes de bem-estar dos 
povos. 

Em resumo, sob condigOes de liberdade 
de comercio, os paises tenderiam a especia-
lizar-se na produgao e exportagao daquelas 
mercadorias em cuja produgao possuissem 
vantagens comparativas de custo e a impor-
tar aquelas mercadorias que samente pudes-
sem produzir corn desvantagem comparativa 
em termos de custos. Essa especializagao 
traria vantagens reciprocas aos paises par-
ticipantes do comercio, que se expressam 
pela maximizagao da renda e do bem-estar 
de suas populagOes. A liberdade de comercio 
seria a politica mais adequada para atingir 
esses resultados. (2) 

B — A POLITICA DE LIBERDADE DE 
COMERCIO E OS PAISES SUBDE-
SENVOLVIDOS 

Diante do que acaba de ser exposto, como 
explicar a preocupacao permanente dos 
paises subdesenvolvidos corn a diversificacao 
de suas economias, notadamente atraves da 
industrializagao, bem como a tendencia 
desses paises seguirem politicas comerciais 
diametralmente opostas a da liberdade de 
comercio? 

(2) Para uma analise mais pormenorizada da teoria traditional do comercio internacional, recomendam-se as 

seguintes referencias bibliograficas principals: Jacob Viner, Studies in the Theory of International Trade (Harper 

& Brothers, N. York, 1937); Gottfried Haberler, A Survey of International Trade Theory (International Finance Sec-

tion, Princeton University, Second Edition, 1961); Charles P. Kindleberger, International Economics, (Richard D. Irwin 

Inc., Illinois, 1961), Part II. 

.  Tern-se observado, nos 61Emos anos, urn grande trabalho de reexame e implementacEio da teoria tradicio-

nal, notadamente no que diz respeito as relasoes entre comercio e desenvolvimento economic°, destacando-se os 

seguintes trabalhos a respeito: Ragnar Nurkse, "International Trade Theory and Development Policy", em Economic 

Development for Latin America, editado por Howard Ellis, Londres, 1961; "The Conflit Between "Balance Growth" 

ard International Specialization" e "Patterns of Trade and Development" em Equilibrium and Growth in the 

World Economy, Economic Essays by Ragnar Nurkse (Harvard University Press, 1961); Harry G. Johnson, Inter-

national Trade and Economic Growth (Harvard University Press, 1958) e Money, Trade and Economic Growth (Geor-

ge Allen & Unwin Ltd., Londres, 1962); R. E. Caves, Trade and Economic Structure (Horward University Press, 1960); 

Gerald M. Meier, International Trade and Development (Harper and Row Pub. Inc., New York, 1963). 
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A fim de esclarecer essa questa° a neces-
sari° examinar e retificar algumas hipOteses 
que estao explicitas ou implicitas na for-
mulacao do Principio da Vantagem Compa-
rativa, nao observadas necessariamente na 
pratica, principalmente nos paises subdesen-
volvidos, e cuja modificagao, face aos pro-
blemas do mundo real, determinarao algumas 
qualificag5es as conclusiies classicas quanto 
a natureza da especializagao internacional e 
as vantagens da politica de liberdade de 
comercio. 

Essas hipOteses, que passaremos a exa-
minar, sao as seguintes, entre outras: a) — as 
preferencias dos consumidores, a disponibi-
lidade de fatOres da produgao e a tecnologia 
mantem-se constantes; b) — existe o pleno 
emprego dos fatOres; c) — a oferta e a pro-
cura de produtos sao elasticas tanto interna 
quanto externamente; d) — as restrigOes a 
importagao determinam necessariamente a 
contragao do volume do comercio; e e) —
a maximizagao da renda real mundial cons-
titui o -Calico objetivo social do comercio. 

HipOtese Relativa a Estabilidade das Prefe-
rencias dos Consumidores e da Dispo-
nibilidade de FatOres 

Essa hipOtese supOe condigOes econOrnicas 
eminentemente estaticas, enquanto sao alta-
mente dinamicas as condigOes que se pro-
poem interpretar, dada a ocorrencia das flu-
tuagOes ciclicas da economia e o processo de 
desenvolvimento economic°. 

As preferencias dos consumidores (usa-
mos esta expressao em sentido bastante lato, 
de sorte a referir-se tambem as materias-
primas) estao sujeitas a variagOes, muitas 
vezes de carater permanente, corn efeitos nao 
raro desastrosos para os supridores dos pro-
dutos atingidos. Haja vista, por exemplo, a 
crescente preferencia que se vem dispensan-
do em todo o mundo a produtos manufatura-
dos corn materiais sinteticos, em substituicao 
a fibras texteis naturais (la, seda, linho, al-
godao, juta), aos couros e peles, a borracha, 
aos nitratos, aos Oleos vegetais, etc., em pre-
juizo das exportagOes de produtos primarios 
dos paises subdesenvolvidos. 

A disponibilidade de fatOres produtivos 
e as tecnicas de produgao tambem nao sac) 
elementos fixos; ao contrario, tendem a 
modificar-se continuamente, em fungao seja 
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dos movimentos internacionais de fatOres 
(migracOes de mao-de-obra, movimentos de 
capital, importacao e exportagao de materias-
primas, etc.), seja do prOprio processo de 
desenvolvimento economic°. Gracas ao pri-
meiro, e possivel redistribuir, parcialmente, 
os recursos produtivos entre os paises, de 
sorte a reduzirem-se as diferengas interna-
cionais dos pregos dos fatOres e custos de 
produgao, corn a conseqiinte modificagao das 
vantagens comparativas de cada pals 0 pro-
cesso de desenvolvimento economic° é, por 
sua vez, acompanhado: (a) — pela expansao 
das fontes de energia e dos meios de trans-
portes, corn influencia decisiva sabre a ex-
ploragao e utilizagao econOmica de novos 
recursos; (b) — por crescentes disponibili-
dades de capital, na medida em que, corn 
a elevagao da renda real per capita, aumente 
a poupanga interna; (c) — por modifi-
cagOes nas tecnicas de produgao, na me-
dida em que as variagOes na oferta relativa 
de recursos produtivos e a expansao do mer-
cado interno, aumentem as possibilidades de 
produgao em larga escala, notadamente nas 
indastrias de transformagao; e (d) — pela 
formagao e desenvolvimento de indirstrias 
cada vez mais diversificadas e complemen-
tares, que dividem entre si o onus da criagao 
de "economias externas" que, no inicio do 
processo de industrializagao, recaem sabre 
warner° reduzido de empresas. 

Ora, os custos relativos de produgao e, 
portanto, as vantagens comparativas de 
custos tenderao a modificar-se, em cada 
pals, na medida em que varie a disponibili-
dade relativa de recursos produtivos, mo-
difiquem-se as tecnicas de produgao, bem 
como aumentem as possibilidades de "eco-
nomias internas", resultantes da produgao 
em larga escala em certas inclOstrias, e "e-
conomias externas" relacionadas corn a ex-
pansao conjunta das atividades industriais. 

Existem, portanto, em cada pals, vanta-
gens comparativas potenciais que poderao 
tornar-se efetivas, apOs algum tempo, pro-
piciando ao pals poder competitivo em novas 
atividades industriais, desde que estas con-
sigam instalar-se e sobreviver em sua fase 
initial, corn o conseqiiente aumento da ren-
da real a longo prazo do pals. Essa possibi-
lidade seria pequena, no entanto, se as in-
drIstrias nascentes de urn pals nao fOssem 
protegidas, inicialmente dentro de certa me- 
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dida, contra a competigao de indastrias es-
trangeiras, cuja maior eficiencia resulta, em 
muitos casos, do fato de terem se estabele-
cido e desenvolvido muito antes, o que lhes 
assegura vantagens comparatives de custos 
condicionadas, em grande parte, por econo-
mies internas e externas corn que nao pode 
contar uma indastria recem estabelecida. 
Stuart Mill — urn dos mais expressivos e-
conomistas da Escola economica tradicional 
— ja havia reconhecido, alias, a validez do 
argumento das "indastrias nascentes" e 
aceito as tarifas aduaneiras como meio jus-
tificavel de proteger as novas inclastrias, ate 
que pudessem desenvolver as economias de 
produgao peculiares as indastrias maduras. 

Hipotese do Pleno Emprego 

A teoria tradicional do comercio ignora 
a possibilidade de que possa haver desem-
prego, capacidade ociosa ou recursos nao 
utilizados em uma economia, exceto em cur-
tos periodos. 0 exame das condigiies pre-
valecentes nos paises subdesenvolvidos que 
se especializaram na producao de namero 
reduzido de produtos de exportagao, indica, 
entretanto, que o desemprego e varias for-
mas de desemprego disfargado nao consti-
tuem fenomenos apenas temporarios. 

Nessas condigiies, o abandon da hipatese 
do pleno emprego tambem contribui para 
modificar as conclusOes dos classicos no que 
diz respeito a liberdade de comercio, ja que 
nao sera correto afirmar que a criagao e 
expansao de novas indastrias assistidas corn 
a protegao de direitos aduaneiros ou outra 
modalidade de restricao as importagoes, en-
volva uma redistribuigao de fatores produ-
tivos conducente a queda da renda real do 
pais protecionista ou  •  do mundo como urn 
todo. No caso de existirem fa -tares ociosos, 
as novas atividades ou indastrias que se 
venham a instalar poderao desenvolver-se 
utilizando predominantemente esses fatores, 
de sorte que a produgao industrial podera 
aumentar sem prejuizo da produgao corrente 
nos demais setores da economia, com o con-
seqiiente aumento de renda real do pais. 

Essa possibilidade se apresenta ainda no 
caso de desemprego disfargado — caracteri-
zado pela utilizacao da mao-de-obra, nas 
atividades primarias, em condigOes de pro-
dutividade nula ou negativa — que constitui 
uma constante nos paises subdesenvolvidos. 

A sua existencia possibilita a transferencia 
da mao-de-obra para as atividades indus-
triais, sem prejuizo da produgao nas ativi-
dades em que ja se encontre empregada, de 
sorte que a renda real tenders a aumentar. 

Ressalte-se, finalmente, que mesmo ad-
mitindo-se o pleno emprego e a inexisten-
cia de desemprego disfargado, ainda sera pos-
sivel transferir mao-de-obra para as ativi-
dades industriais, sem prejuizo da produgao 
corrente nos demais setores da economia, se 
fOrem tomadas medidas adequadas para au-
mentar a produtividade 'naqueles setores. 

Hipotese Quanto as Elasticidades da Pro-
cura e Oferta no Mercado Internacional 

Os economistas classicos supoem que 
tanto a procura como a oferta no mercado 
internacional apresentam-se relativamente 
elisticas, o que significa que o volume do co-
mercio tenderia a responder amplamente as 
variagoes nas rendas e nos pregos, propici-
ando, assim, condigiies bastante favoraveis a 
facil corregao dos desequilibrios internacio-
nais. 

Essa hipOtese nao a verdadeira, entretan-
to, no que diz respeito aos mercados de pro-
dutos primarios. Corn efeito, tanto a pro-
cura como a oferta de produtos primarios, 
sobretudo de generos alirnenticios, apresen-
tam uma baixa elasticidade-prego, principal-
mente em curtos periodos, de sorte que va-
riagoes acentuadas, em uma ou outra, deter-
minam geralmente desequih'brios violentos 
nos pregos e nas receitas de exportagao dos 
paises subdesenvolvidos. Em resultado, as 
economias asses paises — que, de urn modo 
geral, dependem fortemente da exportagao — 
sao altamente sensiveis e vulneraveis aos 
impulsos provenientes do exterior, variaveis 
conforme as flutuagOes da atividade econo-
mica dos grandes paises importadores de 
produtos primarios. Qualquer variagao na 
exportagao, decorrente de flutuacCies na pro-
cura internacional e, em muitos casos, tam-
bem na oferta de artigos exportaveis, afeta 
profundamente a renda national, impondo-
lhe variagoes, ascendentes ou descendentes, 
geralmente dificeis de controlar por medidas 
internas de politica econemica. 

A situacao a identica quanto a elastici-
dade-renda da procura de materias-primas 
e alimentos. Conforme observa SCHULTZ, 
a procura desses produtos tern crescido de 
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forma muito lenta nos paises desenvolvidos, 
muito mais lentamente do que a renda real. 
A elevacao da renda per capita tern sido 
acompanhada por uma procura adicional de 
materias-primas e alimentos muito pequena, 
sendo baixissima a elasticidade-renda cor-
respondente. (3) 

A baixa elasticidade-renda da procura de 
produtos primarios tern imposto serias limi-
tagOes ao desenvolvimento dos paises sub-
desenvolvidos, corn base exclusivamente ou 
predominantemente no setor exportador. A 
grande concentragao das atividades produti-
vas de urn pais na exportagao de artigos 
primarios e atividades complementares, so- 
mente poderia assegurar continuidade, a 
longo prazo, de urn ritmo razoavel de de-
senvolvimento econOmico, na medida em 
que a producao externa permitisse utilizar 
todo o incremento da populagao ativa e dos 
demais fatOres da produgao nas exportagOes 
tradicionais, sem deterioracao dos pregos 
destas. 

Isso ocorreu, de fato, no seculo XIX, 
quando o rapid() crescimento realizado no 
centro da economia mundial — entao a Gra-
Bretanha, pais altamente dependente das 
importagOes e cuja procura de produtos pri-
marios caracteriza-se por elevada elastici-
dade corn relagao a renda — transmitia-se 
aos paises subdesenvolvidos atraves de vi-
gorosos aumentos na procura de produtos 
primarios. 0 setor exportador constituia, 
entao, o centro dinamico das economias me-
nos desenvolvidas, que puderam expandir-se 
a ritmo razoavel, relativamente ao seu cres-
cimento demografico, embora sem evitar a 
grande instabilidade ciclica a que estavam 
sujeitas. 

A partir de 1913, entretanto, varios fa-
tores contribuiram para uma queda na taxa 
de expansao da procura internacional de 
produtos primarios, corn o conseqiiente en-
fraquecimento do mecanismo de transmissao 
internacional do crescimento econOmico. 0 
centro dominante da economia mundial 
transferiu-se para os Estados Unidos, pais 
de baixa propensao a importar, dada a sua 
relativa auto-suficiencia econOmica, e o que 

mais serio, produtor e exportador eficiente 

(3) T. W. Schultz, "Economic Prospects of Primary 

Products", Economic Development for Latin Ame-

rica, Londres, 1961, p. 324. 

de produtos primarios, sobretudo de alimen-
tos. Por outro lado, o rapid() progresso tec-
nolOgico observado nos illtimos cinqiienta 
anos propiciou grande economia no use de 
materias-primas e, ao mesmo tempo, a cres-
cente substituigao de materias-primas natu-
rais por produtos sinteticos, obtidos nos pr6- 
prios paises desenvolvidos. No que respeita 
aos generos alimenticios, tem-se observado 
que o consumo tende a crescer mais lenta-
mente que a renda (Lei de Engel), princi-
palmente nos paises mais adiantados, en-
quanto outros fatOres, tais como a politica 
norte-americana de colocagao de excedentes 
agricolas no mercado mundial, a pregos in-
feriores aos do mercado interno, e a de pro-
tecionismo agrario na Europa, impOem limi-
tagOes adicionais a expansao da procura de 
alimentos provenientes dos paises subdesen-
volvidos. 

Em resultado de tudo isso, declinou con-
sideravelmente a taxa de crescimento das 
exportagoes tradicionais dos paises subde-
senvolvidos. Com  relacao a America Latina, 
as exportagOes praticamente se estagnaram, 
em termos per capita, nos illtimos sessenta 
anos, excluidas as variacOes a curto prazo. 
Corn efeito, em &dares de poder aquisitivo 
constante (dolar de 1948), nao foram alem 
de 46 dOlares, em media, no periodo de 1947/ 
54, contra 45 &dares, no periodo de 1901/ 
15. (4) 

As tentativas de manter urn volume de 
exportacao superior ao que o mercado mun-
dial estaria em condicOes de absorver, corn 
estabilidade de pregos, tem redundado fre-
qtientemente em deterioragao dos termos do 
intercambio dos paises subdesenvolvidos, 
como a ocorrida nos Altimos dez anos, dada 
a baixa elasticidade-prego da procura de 
produtos primarios. Admite-se mesrno que 
essa deterioragao seja parte de uma tenden-
cia secular, iniciada no fim do seculo pas-
sado e temporariamente invertida em resul-
tado das duas guerras mundiais, cuja origem 
estaria na super-produgao crOnica no setor 
primario, confrontada corn as condiciies 
muito menos instaveis que tem caracteriza-
do, no ultimo meio seculo, o setor industrial 
da economia mundial. 

Corn a perda de dinamismo da procura 
internacional de produtos primarios, os pai- 

(4) O. E. A., International Trade, Industrialization and 

Economic Growth, Washington, 1956, p. 24. 
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ses subdesenvolvidos, notadamente os da 
America Latina, nao mais poderiam contar 
corn aumento de suas rendas reais — indu-
zidos no exterior — compativeis corn o 
crescimento explosivo de suas populacOes. 
Nao a de surpreender, portanto, que pro-
curassem outra solugao para o problema do 
desenvolvimento economic°, que a propi-
ciada pela expansao do setor exportador. 

Em resumo, a elevada vulnerabilidade 
econOmica aos fatOres externos e, mais ain-
da, as limitagOes que o lento ritmo de cres-
cimento das exportagOes tern imposto ao de-
senvolvimento da economia, induzido pre-
dominantemente pelo comercio exterior, le-
you varios paises da America Latina e de 
outras regiOes subdesenvolvidas a orienta-
rem suas atividades econOmicas cada vez 
mais para dentro, criando namero crescente 
de atividades alternatives, voltadas para o 
mercado interno, atraves da diversificagao 
da producao primaria e da industrializagao. 

Esse esfOrgo de reorientacao da atividade 
econOmica tern-se consubstanciado, em gran-
de parte, na substituigao de importacOes por 
produgao national, assegurada pela reserva 
do mercado interno, atraves de restrigOes 
aduaneiras e de outra ordem, para /lamer° 
crescente de produtos nacionais e a conse-
quente ampliacao das oportunidades de in-
vestimento, notadamente nas atividades in-
dustriais. 0 processo de substituigao de im-
portacOes tern sido, assim, a solucao encon-
trada pelos referidos paises para acelerar o 
desenvolvimento economic°, face a perda de 
dinamismo de suas exportacaes. Essa solucao 
seria, entretanto, praticamente impossivel se 
os paises em desenvolvimento nao adotassem 
medidas restritivas as importagOes, a fim 
de colocar as indastrias nascentes a salvo da 
competicao estrangeira. 

Hipotese sabre os Efeitos das RestricOes 
Importacao sabre o Volume do Comercio 

A afirmagao dos economistas classicos de 
que as restricoes a importacao corn fins de 
desenvolvimento tendem a reduzir o volume 
do comercio tambem exige qualificagOes, 
uma vez que isso nao ocorre necessariamen-
te corn relagao aos paises em desenvolvi-
mento. 

No caso dos paises altamente desenvolvi-
dos, que ja atingiram uma fase de cresci- 

mento industrial na qual praticamente nao 
mais existem possibilidades de substituigao 
de importacOes, a imposigao ou elevacao de 
direitos aduaneiros o'u outras restricOes ao 
comercio tera inegavelmente o efeito de re-
duzir o volume das importagOes, funcionan-
do assim o mecanismo de contracao do co-
mercio descrito pelos classicos. Ja no caso 
de paises em processo de industrializagao, 
nos quais existam, ainda, possibilidades de 
substituigao de importagires, a experiencia 
indica que ocorre exatamente o inverso: as 
importagOes tendem a aumentar, ao inves de 
decrescer, corn o aceleramento do processo 
de substituigao de importacao. Muitos arti-
gos deixam de ser importados — bens de 
consumo, por exemplo — mas a sua produ-
cao Internamente, no pais, aumenta as ne-
cessidades de importagao de bens de capital 
e produtos intermediarios. Destarte, muda-
se a composigao das importacOes, mas estas 
longe de decrescerem, tendem a elevar-se. 
Nao ha por que receiar, portanto, uma re-
ducao das exportagOes mundiais, em resul-
tado dos esforgos dos paises subdesenvolvi-
dos no sentido de industrializarem-se. A ex-
periencia mostra, alias, que o volume do 
comercio tende a expandir-se com a indus-
trializagao, pois esta nao elimina a especia-
lizacao internacional, embora modifique sua 
natureza, de sorte que mesmo entre as na-
goes mais avancadas industrialmente conti-
nua existindo uma certa complementariedade 
econOmica. Note-se que sao justamente os 
paises mais avancados industrialmente que 
mantem maior comercio entre si, embora 
alguns deles, como os Estados Unidos, man-
tenham elevada barreira alfandegaria. 

Corn relagao as exportacoes nao existem, 
do mesmo modo, razOes para que elas de-
cresgam corn a expansao industrial. Se as 
importacaes nao se reduzem, os paises es-
trangeiros nao terao por que diminuir suas 
compras do pais protecionista. Por outro 
lado, nao faltarao produtos para colocagao 
no mercado mundial, desde que o processo 
de substituigao de importacOes seja bem o-
rientado, de modo a nao se efetuar em pre-
juizo das atividades de exportagao. Este re-
sultado podera ser obtido, atraves de medi-
das que aumentem a produtividade no setor 
da exportacao, na medida em que parte dos 
recursos produtivos ai empregados tenha que 
ser transferida para as atividades industriais; 
e, por outro lado, as atividades de exportacao 
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nao fiquem sujeitas a tratamento discrimi-
natorio desfavoravel, como o que se tern ob-
servado, no terreno cambial, em alguns pai-
ses da America Latina, notadamente no 

Brasil. 

Hipotese da Maximizacao da Renda Real 
Mundial como Onico Objetivo Social do 
Comercio 

A teoria classica considera a maximiza-
gao da renda real nacional ou mundial como 
o unto objetivo social pertinente, sem fazer 
qualquer referencia ao padrao de distribui-
cao da renda. Ora, este segundo aspecto 
da maior relevfincia e tera que ser levado 

em conta. 
Embora sejam inegaveis os beneficios do 

comercio, expressos pela maior eficiencia 
econOmica e mais altos niveis de renda real 
que ele propicia a cada pais participante e 
a comunidade mundial em seu conjunto, tern 
sido muito desigual a distribuicao asses be-
neficios entre paises e regiOes do Mundo. As 
nacOes subdesenvolvidas, por exemplo, /la° 
tem sido contempladas corn esses beneficios 
em proporgao comparavel aquela obtida 
pelos grande paises industriais. Evidencias 
dessa situagao deploravel sao fornecidas pela 
tendencia de queda, a longo prazo, no pre-
sente seculo, da relacao de intercambio dos 
paises subdesenvolvidos e pela crescente de-
sigualdade de niveis de renda e padrOes de 
vida que se observam entre os paises pouco 
desenvolvidos e as grandes potencias indus-

trializadas. 

Tal situagao decorre, em grande parte, 
do fato de as economias industriais — dadas 
a sua acentuada diversificagao e as elasti-
cidades bem mais altas da oferta e da pro-
cura dos produtos manufaturados — possui-
rem maior flexibilidade e poder de readap-
tacao as variagOes da economia e usufruirem 
de melhores condigOes para captar para si 
maior parcela dos beneficios do comercio 

internacional. 

Ai esta outra razao importante da preo-
cupacao dos paises pouco desenvolvidos corn 
a industrializacao de suas economias. Como 
iniciar ou intensificar, porem, o processo de 
industrializacao, sem colocar as indirstrias 
nascentes — dentro de certa medida — ao 
abrigo da competicao estrangeira? 

C — CONCLUSOES 

0 que acaba de ser exposto permite jus-
tificar plenamente as medidas restritivas a 
importagao e outras complementares que, 
dentro de certos limites, tomem as nagOes 
em desenvolvimento, corn vistas a acelerar 
o processo de industrializacao e diversifica-

ca. ° de suas economias, diante das perspecti-
vas de vulnerabilidade externa e de lento 
desenvolvimento que lhes oferece uma es-
trutura tipicamente primaria e de exportagao. 

0 reconhecimento deste fato nao signifi-
ca, porem, que se deva adotar como lema a 
busca de autosuficiencia econOmica nacional, 
estabelecendo-se, em cada pais, milhares de 
inastrias, sem qualquer criterio economic°, 
protegidas por intransponiveis barreiras al-
fandegarias ou administrativas. Proceder 
dessa forma seria ignorar completamente os 
beneficios, no que diz respeito a eficiencia 
econOmica, que estao implicitos em qualquer 
sistema de divisao do trabalho. 0 ideal nao 

a autosuficiencia econOmica, mas o desen-
volvimento diversificado e equilibrado das 
economias nacionais, dentro dos mais altos 
padrOes de eficiencia. Por essa razao, em-
bora seja necessaria a protecao das 
trias nacionais contra a competicao estran-
geira, a fim de iniciar ou intensificar o pro-
cesso de industrializacao, e indispensavel 
evitar a adocao indiscriminada e anti-eco-
nOmica de medidas protecionistas. Diversa-
mente, dever-se-ao obedecer criterios prio-
ritarios e econOmicos, de sorte que as me-
didas protecionistas sOmente venham a be-
neficiar aquelas atividades industriais mais 
conducentes ao rapid° desenvolvimento e-
conomic°, tais como as que, alem de apre-
sentarem maiores vantagens comparativas 

efetivas e potenciais, possam assegurar a 
efetivaggo, no mais curto prazo possivel, 
das potencialidades existentes. 

Deve ser ressaltado, ainda, que a expan-
sao e a diversificacao da producao para use 
interno podem ser realizadas, lado a lado, 
com a especializacao internacional. Confor-
me salienta NURKSE: 

"...our two protagonists — specialization 
for the world market and diversified advan-

ce on the home front — are really friends, 

not enemies. Filling the vacum in the do-

mestic economy is the best foundation for 

foreign trade since it means increasing the 
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level of productivity and real purchasing 
power. That is why the advanced nations are 
each other's best customers. And that is the 
best hope for expanding world trade, even 
though trade as a proportion of total output 
is likely to decline as the domestic economies 
of the low-income countries become more 
fully developed." (5) 

Temos aqui um novo conceito de divisao 
internacional do trabalho, baseado em uma 
nova estrutura de produgao e de comercio, 
que tende a fortalecer as economias dos pai-
ses em desenvolvimento, sem eliminar, no 
entanto, a possibilidade de uma economia 
mundial verdadeiramente integrada e in-
terdependente. 

A producao para o mercado interno nao 
deve ser encarada como um substituto para 
a especializagao internacional, mas como urn 
substituto para o mecanismo de transmissao 
do crescimento economic° que, pelas razOes 
indicadas, perdeu o dinamismo que o impul-
sionava no seculo XIX. Embora a expansao 
da procura externa de produtos primarios 
nao mais seja urn propulsor de crescimento 
tao poderoso quanto o foi antigamente, pre-
juizos incalculaveis adviriam se fOssem ne-
gligenciadas as oportunidades de especiali-
zacao para o mercado mundial. Sendo limi-
tados os recursos disponiveis a curto prazo, 
embora possam eles expandir-se com o tem-
po, a politica de desenvolvimento, no que 
respeita a alocagao de recursos, deve 3er 
orientada com extremo cuidado, a fim de 
evitar que peregam as atividades de expor-
tagao ja estabelecidas e deixem de aparecer 
novas linhas de produgao exportavel. Em 
caso contrario, o prOprio desenvolvimento 
poderia ver-se comprometido, uma vez que 
se tornaria insuficiente o suprimento de di-
visas — oriundo, de urn modo geral, prin-
cipalmente das receitas de exportagao — in-
dispensavel para atender as crescentes ne-
cessidades de importagao, notadamente de 
bens de capital e materias-prirnas, que ca-
racterizam as primeiras fases do processo de 
industrializagao. 

Destarte, a fim de atingir o mais rapid° 

(5) Ragnar Nurkse, "International Trade Theory and 

Development Policy", em Economic Development 

for Latin America, editado por Howard S. Ellis, 

Londres 1961, pgs. 258-59.  

desenvolvimento econOmico, os paises sub-
desenvolvidos, ao mesmo tempo que se es-
forcem por dotar suas economias de uma 
complexa e eficiente estrutura industrial, 
devem empenhar-se em uma politica agres-
siva de expansao e diversificagao das expor-
tagOes, visando a aproveitar, ao maxima, as 
possibilidades — se bem que limitadas — de 
absorgao do mercado no que respeita aos 
produtos tradicionais e, por outro lado, con-
quistar mercados em novas areas e para no-
vos produtos. A integracao economica inter-
nacional, tal como se processa na America 
Central e nos paises da ALALC, constitui 
fator da maior relevancia para atingir tais 
objetivos. 

Os esforgos dos paises subdesenvolvidos 
no sentido de intensificar o comercio e ace-
lerar o desenvolvimento nao terao, contudo, 
resultados satisfaterios, se esses paises nao 
contarem corn a compreensao e a colabora-
gao decisiva dos paises desenvolvidos para 
a solugao de alguns problemas que afetam 
seriamente o seu comercio. 

As normas que regem, atualmente, o 
comercio mundial nao favorecem os paises 
subdesenvolvidos, pois foram elaboradas 
tendo em vista, principalmente, os interesses 
das nagOes econOmicamente mais avangadas 
do mundo. Elas tern-se revelado inadequa-
das para tratar dos problemas comerciais 
daqueles paises e sao responsaveis, em 
grande parte, pelas tendencias atuais do 
comercio mundial que, ao inves de auxiliar 
os paises em desenvolvimento a promover 
a expansao de suas economias, tern frustra-
do seus esforcos no sentido de atingirem um 
crescimento mais rapid°. 

As referidas normas estao consubstancia-
das no AcOrdo Geral sabre Tarifas e Co-
mercio (GATT), concluido em Genebra, em 
1947. Rsse instrumento teve em vista a ex-
pansao do comercio mundial, principalmente 
atraves da aceitagao geral da politica de li-
berdade de comercio, a ser atingida por meio 
(a) — da redugao das tarifas aduaneiras e 
eliminacao dos demais obstaculos ao corner-
cio e (b) — da adocao do principio de re-
ciprocidade e igualdade de tratamento co-
mercial entre os paises. Nao acolheu o 
GATT, portanto, como principio, a legitirna 
protecao tariferia as indastrias nascentes, 
adotado pelos paises em desenvolvimento, 
nem reconheceu o fato elementar de que, 
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em resultado das grandes diferencas de es-
trutura econOmica existentes entre os paises 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, sao bas-
tante diversos entre eles os efeitos, sObre o 
volume do comercio e o desenvolvimento 
econOmico, das modificaciies nos niveis dos 
direitos aduaneiros e da aplicacao de uma 
politica de reciprocidade e de nao discri-

minacao. 

Essa orientacao de politica comercial é, 
evidentemente, incompativel com a necessi-
dade de industrializacao dos paises novos e 
sua aceitagao teria por efeito condenar esses 
paises a um crescimento economic° dema-
siadamente lento face a expansao explosiva 
de suas populacOes e ao crescimento muito 
mais rapid° observado nos paises desenvol-
vidos, corn o que se agravariam, ao inves de 
atenuar, internamente, as serias tensOes so-
ciais e politicas criadas pelo estado de sub-
desenvolvimento e, externamente, a cres-
cente desigualdade de niveis de renda rei-
nante entre as nacOes desenvolvidas e as 
subdesenvolvidas, fonte de tensOes nao me- 

nos graves nas relacOes econOrnicas inter-
nacionais. 

Dai, a necessidade imperiosa de serem 
revistas aquelas normas e modificada a atual 
estrutura do comercio mundial o que 
muito dependera da compreensao e aquies-
cencia dos principais paises desenvolvidos —
corn base no principio geral de que o co-
mercio devera constituir urn instrumento 
eficaz de desenvolvimento e a politica do 
comercio ter como urn dos seus principals 
objetivos propiciar assistencia e protecio 
especiais para as regfcies menos desenvol-
Vidas do Mundo. 

Os beneficios de uma politica de corner-
cio internacional assim concebida seriam 
gerais, nao se limitando aos paises em de-
senvolvimento, porquanto a expansgo da 
producao e o aumento da produtividade e da 
capacidade de importar desses paises con-
tribuiriam, tambem, para o crescimento 
econennico das nagOes industrializadas e se 
constituiriam, assim, em outros tantos fa-
toms de prosperidade mundial. 

SUMMARY 

INTERNATIONAL TRADE, INDUSTRIALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

This work was prepared in February 1964 as 
a background for the preliminary studies for the 
United Nations Conference on Trade and Deve-
lopment, then in course at the Brazilian Ministry 
of Foreign Affairs. 

Stressing the importance of international trade 
in the industrialization process and, consequently, 
of the economic development of underdeveloped 
countries or those in course of development, the 
author points out the gap betwen the commercial 
policies of protectionism generally adopted by 
countries on the way to development, including 
those which have already reached an advanced 
stage of industrialization, and the principle of 
free trade, defended and theoretically justified by 
the classical economists as being the most suitable 
for promoting rapid economic development and 
raising the standards of living of peoples. 

To this end, an initial comparison was drawn 
between the Principle of Comparative Advantage 
and the doctrine of free trade, and followed by 
an analysis of the policy of free trade with regard 
to underdeveloped countries, involving the exa- 

mination and rectification of certain hypothesis 
that are explicit or implicit in the formulation of 
the Principle of Comparative Advantage but not 
necessarily observed in practice, chiefly in the 
underdeveloped countries. The hypothesis under 
review are as follows: a) hypothesis regarding the 
stability of consumers' preferences and of the 
availability of factors; b) hypothesis of full em-
ployment; c) hypothesis with regard to elasticity 
of supply and demand on the international 
market; d) hypothesis on the effects of import 
restrictions on the volume of trade; e) hypothesis 
of the maximization of real world income as the 
sole social objective of trade. 

The author concludes by justifying measures 
in restriction of imports and complementary steps 
that may be taken, within limits, by developing 
nations with a view to speeding up the process 
of industrialization and diversification of their 
economies, emphasizing the need to revise the 
rules by which international trade is regulated 
(GATT) — rules that are not favorable to 
underdeveloped nations. 
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MISTURA DE CARVOES PARA COQUE METALURG!CO 

RENATO WOOD 

Engenheiro Siderurgista do Departamento 

de Projetos do BNDE 

Sendo o principal organ do Govern° 
brasileiro responsavel pela execucao do 
programa de desenvolvimento da inditstria 
siderfirgica do Pais, o BNDE foi solicitado 
a prestar informacOes, ao Gabinete Civil da 
Presidencia da Republica e ao Ministerio da 
Fazenda, que contribuissem, para firmar a 
orientacao do Poder Executivo em relagao 
as diretrizes tracadas no Projeto-de-Lei n.° 
314/63, de autoria do Deputado Joaquim 
Ramos, que "estabelece a obrigatoriedade 
de consumo minim° de 40% de carvao na-
cional nas sideriirgicas a coque e da outras 
providencias". 

O presente estudo faz parte do relatOrio 
elaborado corn aquela finalidade na Divisao 
de IndUstrias Sideriirgicas do Departamento 
de Projetos do Banco. 

DefinicOes 

O carvao mineral se classifica em turfas 
(prirneira fase na formagao do carvao), li-
nhitos, semibetuminosos, betuminosos, semi-
antracitos e antracitos. 

Quando, ao ser aquecido, o carvao amo-
lece ou se funde e se solidifica, depois, em 
bolo mais ou menos solid°, deixando u'a 
massa coesa, diz-se coqueificavel; ao con-
trario, se nao amolece bastante e deixa um 
residuo friavel, diz-se nao coqueificavel. 

E coque e o term° usado para o residuo  

sOlido resultante da destilacao de certos ti-
pos de carvao betuminoso, na ausencia do 
ar. Estruturalmente, a urn composto celular 
e as propriedades fisicas e quimicas depen-
dem grandemente do carvao que the deu 
origem e da temperatura da coqueificagao. 

A destilacao ou coqueificagao se opera 
em camaras fechadas, estas em grande  nu- 
mero (geralmente, em baterias de 50), ao 
lado umas das outras, formando urn conjun-
to denominado "coqueria". As reagOes du-
rante a destilacao sac) complexes e se pas-
sam em varias etapas sucessivas, deixando 
transformar-se em gases e vapOres cerca de 
20% a 30% do peso da carga inicial de car-
vao. Esses gases e vapOres, saindo das ca-
maras, vao ter a urn duto principal e sao 
conduzidos ale processados na secao de re-
cuperacao ou de subprodutos. 

Quando a operacao a levada a efeito em 
coqueria moderna, uma tonelada de carvao 
coqueificavel, dependendo do tipo deste, da 
temperatura de carbonizacao e do metodo 
de recuperacao, di, em media: 

Coque para alto forno 	 
Poeiras de coque 	 

550 a 650 kg 
45 a 	91 kg 

Gas de coqueria 	 270 a 325 m3  
Alcatrao 	  30 a 	40 1 
Sulfato de amemia 	 90 a 125 kg 
Licor amoniacal 	  57 a 132 1 
Oleos leves 	  9 a 	15 1 
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O carvao betuminoso é, no caso, o de 
maior interesse, pois que, essencialmente, 
todos os carves coqueificados caem nesta 
categoria, embora nem todos os carvOes be-
tuminosos sejam coqueificaveis. 

2 o principal combustivel para fins in-
dustriais, sendo usado para queima em cal-
deiras de vapor, producao de gas e coque 
para fornos de aquecimento direto. 

A sua caracteristica principal e o alto 
teor de materia volatil. Apresenta uma es-
trutura como que laminada; queima corn 
chama longa amarelada, desprendendo pe-
sada fumaca amarela, de cheiro inconfun-
divel. 

A analise quimica nao di indicacao defi-
nitiva de sua qualidade coqueificavel e o 
melhor meio de determine-la a testar o car-
vao em escala completa e em operagao atual. 

Muito se tem feito no sentido da prede-
terrninagao, mediante estudo dos componen-
tes organicos e, embora grandes progressos 
tenham resultado, a evidencia nao a con-
clusiva. 

A aparencia e as outras propriedades de 
urn coque variam grandemente com carvOes 
de diferentes zonas. 

Se um carvao que de coque poroso, em 
virtude do excesso de material aglutinante, 

misturado corn um carvao pobre, baixo 
em volateis, de, em resultado, urn coque 
denso e forte. 

E surge, entao, a tecnica de se misturar 
carvOes a fim de se obter urn coque corn 
desejada estrutura e composicao adequada. 
Alguns carvOes produzirao um coque acei-
-Level, sem necessidade de mistura, enquanto 
outros se sac) utilizaveis como constituintes 
da mistura. 

A preparagao dos carvOes antes da desti-
lacOo a fator importante na producao de co-
que. 0 tipo e o metodo de operagao exercem, 
tambem, profunda influencia na qualidade 
e rendimento do coque para altos fornos. 
geralmente aceito que o melhor coque para 
alto forno provem de mistura de carvOes 
altos e baixos em materia volateis, pulveri-
zados e entao coqueificados em camaras ca-
pazes de manter temperatura alta e uni-
forme. 

Contudo, conforme ja dito, se urn deter- 

minado carvao produz urn coque do grau 
desejado, nao a preciso mistura-lo. 

Algumas usinas seguem a pratica de u-
tilizar sOmente urn tipo, enquanto outras 
usam misturas de carvOes alto, medio e 
baixo em volateis. Entram em jOgo varios 
fatOres quanto a caracteristicas fisicas e qui-
micas, bem como acessibilidade sob o ponto-
de-vista econOmico. 

Um coque metalurgico precisa ser sufi-
cientemente forte para resistir ao manuseio 
de transporte, bem como a pressao exercida 
pela pesada carga do alto forno. Deve ser 
livre de poeiras e finos mas, tambem, de 
peps grandes demais, que interferem corn 
a velocidade de combustao. Granulometria 
adequada a requisito importante. 

A despeito de born e coqueificavel urn 
carvao (ou carvOes), tais propriedades fisi-
cas so moderadamente podem ser controla-
das pelo processo de coqueificacao. 

Quanto a composicao quimica, urn born 
coque metaldrgico devera conter muito 
pouca materia volatil — nao acima de 2%, 
e 85% a 90% de carbono fixo. 0 resto corn-
preende cinzas, enxedre, fesforo. Fesforo 
entre 0,018-0,040%; enx6fre, o mais baixo 
possivel, nao deve it alem de 1,5%, porque 

do coque que provem a maior parte do 
enxofre no gusa. E quanto a cinzas, basta 
que se diga que afetam profundamente a eco-
nomia do process° de producao de gusa: corn 
alto teor de cinzas, maior volume de escOria, 
aumento de consumo do coque, queda na 
producao, alern de dificuldades no contrOle 
de operagao do alto forno. Wao devem ultra-
passer 8%. 

E, pois, fora de diivida, que o carvao (ou 
mistura de carvOes), para produzir coque 
metalfirgico, precisa ser o mais baixo pos-
sivel em enxefre e cinzas; parte do enx6fre 
vai para os subprodutos, e o resto para o 
coque; quanto a cinzas, permanece pratica-
mente tudo no coque. Portanto, a evidente, 
o valor dos carvOes coqueificaveis varia na 
proporcao inverse das percentagens desses 
elementos. 

Ralph H. Sweetser, engenheiro-consultor 
americano e com grande experiencia em 
operagao de alto forno, di, em seu livro 
"Blast Furnace Practice", uma composicao 
de coque por ele reputado como de alto grau: 

190 	 REVISTA DO BNDE 



Umidade 	  1 a 2 

Carbono fixo 	  90 a 92 

Materia volatil  	1,2 a 2 

Cinzas 	  7 a 4,5 

Enx5fre  	0,6 a 0,45 

O mesmo Sr. Sweetser conclui, em seu 
livro, que 1% de cinza numa tonelada de 
carvao aumentara de 30 centavos de dOlar a 
tonelada de gusa. Nao a dado recente; nos 
iiltimos tempos, tern havido aperfeigoamen-
tos varios na operaggo de alto forno, mas 
tais reflexos fundamentais sao imutaveis. 

Carvao Nacional 

Sabe-se que, ate agora, so se consideram 
coqueificaveis os carvOes de Santa Catarina. 
Assemelham-se aos carvOes cretaceos da 
Alemanha e, embora mais modernos que os 
classicos carvOes coqueificaveis, possuem, 
tambem, aquelas propriedades. 

De uma maneira geral, mostram sempre 
os carvOes brasileiros uma intercalagao de 
materia argilosa e a presenga de nOdulos de 
pirita, ocorrencias responsaveis pelo elevado 
teor de cinzas de carvao bruto. Assim sendo, 
torna-se indispensavel seu beneficiarnento 
para se obter tipos comerciais. 

Por isso, algumas empresas mineradoras 
de Santa Catarina possuem pre-lavadores 
junto as minas, possibilitando o envio para 
a Central de lavagem da Cia. Sidemargica 
Nacional, em Capivari, naquele Estado, de 
carvOes pre-beneficiados. 

Na interessante conferencia proferida pelo 
General Oswaldo Pinto da Veiga, no Centro 
Morais Rego, em Sao Paulo, por ocasiio da 
XV Semana de Estudos dos Problemas Mi-
nero-metaliirgicos do Brasil, em 8-5-1963, 
ve-se que, em linhas gerais, podem-se dis-
tinguir tres areas na bacia carbonif era, 
quanto a qualidade do carvao: 

"a) Area de alto rendimento em car-
vao metaltirgico - abangendo as zonas 
da CNM Barro Branco, M.G.B. (conces-
s5o de Santana e Icara) e tOda a conces-
sao da PrOspera, a leste do meridiano de 
Criciuma: obtem-se a produgao de cerca 
de 3 t de carvao metalOrgico para 1 t 
de carvao vapor; 

b) Area de medio rendimento em car-
vao metaltirgico - abrange as zonas de 
Sangao, Rio MaMa, S5o Marcos, C.B.C.A. 
e Rio America: obtem-se a produgao me-
dia de 2 t de carvao metalimgico para 1 
t de carvao vapor; 

c) Area de baixo rendimento em car-
Via metalingico - abange as zonas de 
SiderOpolis, Rio Pio e Rio Morozine: ob-
tern-se a produgao de menos de 1 t de 
carvao metallargico para 1 t de carvao 
vapor". 

Em sua obra "Recursos Minerais do Bra-
sil", S. F. Abreu da analises de 'carvOes de 
Santa Catarina, procedidas em amostras de 
varias minas: 

li- 
Alkalise 	% 	 Poder 

Mina 	LocaUmi- 	Materia 	Carbono 	 Enxii- 	calorifico 
zacao 	 Cinzas 

dade 	volatil 	fixo 	 fre 	K cal/kg 

1. Lote 6 	 Criciuma .. 	3,2 	25,2 	39,3 	32,3 	5,5 	5.00 

2. Santa Ana 	 Urussanga . 	3,0 	25,2 	33,8 	37,7 	5,1 	5.75 

3. Aurora   Criciuma .. 	2,5 	24,8 	40,9 	31,8 	4,5 	5.22 

4. Farroupilha 	Orle5es 	... 	3,8 	24,0 	37,2 	35,0 	8,1 	4.55 

5. Rio America Urussanga . 	3,8 	24,1 	42,8 	29,0 	8,3 	5.60 

6. Rio Bonito . Criciuma .. 	2,7 	27,1 	40,7 	29,5 	3,6 	5.57 

7. Rio Carvao . Urussanga . 	3,1 	24,2 	44,6 	28,1 	1,8 	5.45 

8. Dom Bosco . Born Retiro 	2.0 	32,9 	37,3 	27,8 	7,4 	5.76 

9. C.S.N.   Beluno .... 	2,5 	17,8 	42,5 	37,2 	5,6 	5.05 

10.

 

Moinho La- 
vador 	 Criciuma .. 	1,7 	28,4 	44,2 	25,7 	2,2 	5.86 

5 

5 
0 

2 
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E do livro da United States Steel Corp. 
"The Making, Shaping and Treating of 
Steel", tiramos as seguintes composicOes ti- 

picas de carviies de diversas regioes dos 
Estados Unidos: 

Diseriminaefio 
Umi-
dade 

Cmflynnigio -- base seta 

Carbono 
Hidro-
genio 

Oxi-
genio 

Nitro- 
genio Enxelfre Cinzas 

Turf a 	  91,0 58,0 5,7 35,0 1,2 
Linhito 	  40,0 65,6 4,5 20,2 1,1 1,0 7,6 
Sub-betuminoso 	 17,1 73,8 5,1 15,2 1,6 1,0 3,3 
Betuminoso 	 2,5 78,3 4,1 1,7 1,3 3,2 11,4 
Antracito 	  5,5 85,6 2,0 1,4 0,8 0,6 9,6 

Uma simples comparacao entre os dois 
quadros mostra logo o alto teor de enx5fre 
de alguns e altissimo de cinzas de todos os 
carvoes brasileiros. 

Os problemas de beneficiamento apre-
sentam as dificuldades conhecidas; e se 
relativamente facil a reducao de seu teor de 
enx5fre, sob os demais aspectos o carvao 
catarinense oferece dificuldades tecnicas de 
condicionamento, talvez sem paralelo em 
todo o mundo. 

E aconselhavel tratar-se, periodicamente, 
carvao de uma zona so, pois a relativa cons-
tancia das caracteristicas de lavabilidade 
contribui para facilitar o contrOle do bene-
ficiamento, e consequente fornecimento de 
material mais regular. 

A experiencia acumulada corn relacao ao 
beneficiamento e a utilizacao do carvao ca-
tarinense permite o estabelecimento do li-
mite maxim° de cinza e enx5fre compativel 
corn recuperacao aceitavel. 

Como se sabe, o Decreto-lei 9 826/46 es- 

tabeleceu que toda a producao catarinense 
de carvao fOsse entregue a Cia. Sidernrgica 
Nacional no desvio ferroviario da E. F. Dona 
Tereza Cristina, para fins de beneficiamento, 
utilizacao e comercializacao por parte do 
Ministerio da Viagao e Obras Palicas. 

Assixn, a C.S.N. possui, em Capivari, 
grande usina de lavagem, corn capacidade 
de tratar 400 t/hora. 

A mecanizacao das operacOes de lavra, 
tanto nas minas de profundidade como nas 
"a ceu aberto" requer, para melhor produ-
tividade, tratamento local do resultado da 
mineracao. Algumas empresas executam essa 
pre-lavagem junto as minas, eliminando 
parte da pirita e do xisto; outras optam por 
urn beneficiamento mais rigoroso, eliminan-
do quase todo o material incombustivel; ou-
tras ji obtem, na bOca da mina, carvao me-
talUrgico. 

De modo geral, a Central de lavagem da 
C C.S.N. recebe carvao corn cerca de 32% de 
cinza e maxim° de 8% de enx5fre, obtendo: 

Carvao metabargico 	  

Carvao-vapor grosso 	  

Carvao-vapor fino 	  

Refugo piritoso 	  

Perda 	  

35% corn 18% de cinza e 

23% corn 30% de cinza e 

8% com 30% de cinza e 

30% corn 21% de enx5fre 

4% 

1,8% de enx5fre 

2,6% de enx6fre 

2,5% de enx5fre 

Ressalta, ja ai, o tremendo problema que 
o consumo dos carv5es-vapor e do refugo 

piritoso. Enquanto que o desenvolvimento 
da siderurgia national assegura, ate certo 
ponto, utilizacao econOmica para o carvao 
metalurgico, vem sendo cada vez menor a 
utilizacao do carvao-vapor nas ferrovias e  

nas empresas de navegagao; nas ferrovias, 
pela introducao de locomotivas Diesel e nos 
navios pela preferencia de Oleo para as cal-
deiras ou, tambem, de motores Diesel. E 
quanto ao refugo piritoso, s6 resta a espe-
ranca da criagao de uma industria de acid° 
sulfUrico nele baseada. 
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Misturas corn o carvao nacional 

0 Chefe da Coqueria da Usina de Volta 
Redonda, da C.S.N., Eng.° Walter de Al-
meida Motta, em Contribuicao Tecnica ofe-
recida ao XV Congresso da Associagao Bra-
sileira de Metais, em 1960, cita os resultados 
a que chegou, nos Estados Unidos, John 
Griffen, depois de estudar, exaustivamente, 
o assunto e reunir dados de rendimentos e 
observagOes de varias usinas naquele pais, 
isto e — que cada acrescimo de 1% de cinza  

ao coque (coque normal, usado naquelas 
usinas, 9,5% de cinza, em media) importa 
em perda de 3% a 6% de capacidade de 
producao no alto forno. 

A Usina de Volta Redonda (onde ja se 
trabalhou corn coque de 28% a 10% de cin-
za) apresenta grafico comparativo corn ope-
racao de usinas americanas (corn muito mais 
baixo teor de cinza no coque). No referido 
grafico, reproduzido a seguir, verifica-se 
uma inflexao ascendente, muito significativa, 
a partir de 14%. 

7 8 	9 	10 	II 	12 	13 	14 	15 

% DE CIN ZA NO COOUE 

Coque (2,5% umidade)/tonelada de gusa, em funcao da cin-

za. Os pontos a direita referem-se a Volta Redonda; a; de-

mais curvas, a usinas americanas. 

Acha-s3, agora, na Camara Federal, o 
Projeto-de-Lei 11.° 314/63, do Deputado Joa-
quim Ramos, que "estabelece obrigatorieda-
de de consumo minima de 40% de carvao 
nacional nas siderurgicas a coque e da ou-
tras providencias". 

No mesmo trabalho do Eng.° Motta, ve-
se o grafico, reproduzido a seguir, da cinza 
no coque em funcao da percentagem do car-
vao nacional na mistura, supondo carvOes 
importados com 5% de cinza e 30% de ma-
teria volatil. E exatamente a percentagem 
(14%), a partir da qual a grande a inflexao 
no consumo de coque/t de gusa, corresponde 
a 40% de carvao nacional da mistura. Por 
outras paiavras, os males decorrentes da ja  

alta percentagem de 40% se agravarao mais 
acentuadamente ainda com a elevacao da-
quela percentagem. Na pior das hipateses, 
poderia ser ela o maxima de carvao nacional 
da mistura, porem jamais prefixada coma o 
minimo. 

0 Chefe do Departamento de Coqueria 
e Alto Forno da USIMINAS, Eng.° Naoto 
Nakamura, em recente trabalho apresentado 
ao XIX Congresso da Associagao Brasileira 
de Metais, em sao Paulo, junho/julho de 
1964, ofereceu, em eloqiiente quadro compa-
rativo, custo do coque em varias usinas do 
Japao (6 empresas), Estados Unidos (8 em-
presas), Inglaterra (1 empresa), Alemanha 
Ocidental (4 empresas) e USIMINAS. To- 
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2. Cinza no coque em funcao da percentagem do carvao na-

cional na mistura, supondo mistura corn carvOes importa-

dos de 5% de cinza e 30% de materia volatil. 

mando ale o nAmero 100 para o Japao, en-
controu 64,2 para os Estados Unidos, 96,7 
para Inglaterra, 91,4 para a Alemanha Oci-
dental e 189 para a USIMINAS! 

E deu, tambem, ao referido Congresso, 
grafico de estimativa do custo de gusa para 
diferentes proporciies de carvao nacional, 
que reproduzimos data yenta em seguida: 
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Ja o Chefe do Departamento de Altos 
Fornos da Cia. Sidenargica Nacional, Eng.° 
Jadir Bartolomeu, em Contribuigao Tecnica 
apresentada no Congresso da Associagao 
Brasileira de Metais, em Belo Horizonte, 
em julho de 1963, havia escrito: 

"4. CAPACIDADE DOS FORNOS EM 
FUNc AO DOS TEORES DE CINZA 
E ENXOFRE NO COQUE. 

4.1 — Consideragoes — A fim de se utt-
lizar major quantidade de carvao nacional 
na mistura para coque poder-se-ia argu-
mentar: "raio ha importancia em aumen-
tar a relagdo coque-gusa ("coke rate"), 
pois as despesas seriam em cruzeiros e 

em dOlares". 
Isto ncio é exato, pois o forno tem uma 
capacidade limitada para queimar car-
bono (Rice) e a capacidade do forno, 
como provaremos abaixo, seria reduzida 
quando queimcissemos coque corn mais 
altos teores de cinzas e enxofre ou, em 
outras palavras, de coque corn mais alta 
percentagem do atual carvao nacional. 
Havendo a redugdo da produgdo de gusa 
haveria a consequente redugdo da produ-
cdo de ago e, portanto, a necessidade de 
divisas para compra do ago, de que ne-
cessita o Pais, ou investimento em novos 
altos fornos e coquerias. Ter-se-ia que 
verificar, do ponto-de-vista aconomico, 
qual seria a melhor soluccio. 
E claro que outros fatores tais como po-
litica social, estrategica etc., poderiam 
influir no mesmo prob/ema, a/em, eviden-
temente, do ponto-de-vista operational. 
Seria necesscirio verificar se o coque pro-
duzido possuiria caracteristicas fisicas 
(porosidade, estabilidade, dureza etc.) que 
permitissem uma operagdo normal dos 
fornos. Na so/ugdo de problemas de tal 
monta ncia se deveria esquecer de que o 
carvdo é uma materia-prima e neio um 
produto acabado". 

0 trabalho ja citado, do Eng.° Motta, 
"Caracteres Coqueificantes do Carvao Na-
cional", como conclusao 8.a declara: 

• "As divisas gastas hoje corn importagdo 
de carvoes de baixo teor de cinza para as 
misturas da C.S.N. representam substan-
tial economia para o Pais, pois evitam que-
da de produgdo da e, conseqiien- 

temente, de importagOes de chapas e per-
filados para suprir o deficit da producdo 
nacional". 

E em recente trabalho, publicado na 
"Revista do Clube de Engenharia", do Rio 
de Janeiro, o Presidents da USIMINAS, 
Eng.° Amaro Lanari Junior, depois de va.- 
rios calculos e considerando as chapas gros-
sas que teriam de ser importadas para subs-
tituir as que deixariam de ser produzidas 
por aquela empresa, concluia que: 

"cada acrescimo de 1% de carvao nacio-
nal na mistura onera o balango cambial 
do Pais em cerca 0,80 d6/ar por tonelada 
de ago produzido pela USIMINAS". 

0 carvao nacional, utilizado pela C.S.N. 
e pela USIMINAS, em 40% da mistura corn 
o importado, tern, geralmente, a composicao 
media: 

Cinza  	18,3% 
Enx6fre  	1,7% 
Materia volateis 	 27-30% 
P. calorifico 	  6.800 calorias 

Por incrivel que parega, segundo infor-
maga') verbal, o preco atual do carvao im-
portado e do nacional, post° "Usina Inten-
dente Camara", e de Cr$ 36.000 e Cr$ 55 000, 
respectivamente a tonelada. 

Vemos, pois, que mistura de carvoes para 
obtengao de coque adequado a pratica nor-
mal e corrente; mas vemos, tambem, que 
nao pode ser arbitraria e indiscriminada, 
visto as implicagOes tecnicas e econeanicas. 

Outras consideracEses 

A duplamente desproporcional diferenga 
de precos entre o carvao metahargico impor-
tado e o nacional — mais barato o melhor e 
mais taro o pior — resulta, principalmente, 
porque onerado este Ultimo corn lavra, 
transporte e estocagem de carvoes inferiores 
e/ou residuos, para os quais ha pouco e/ou 
nenhum mercado. 

0 certo e a continuacao de providencias 
no sentido de incentivar o consumo para os 
carvoes-vapor, a exemplo da louvavel ini- 
ciativa da usina termoeletrica da SOTELCA. 

A propOsito, vale comentar a situacao 
paradoxal da indiastria carvoeira: corn esto- 
ques de carvoes e contendo a produgao por 
falta de mercado consumidor, por outro lado, 
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junto mesmo as zonas carboniferas, observa-
se tremenda crise de energia eletrica. 0 atra-
so da entrada em marcha da usina da SO-
TELCA vem causando grandes embaracos a 
cidades industriais como Joinvile e Blume-
nau, por exemplo, obrigadas a usar peque-
nos grupos geradores com custo de kWh 
muitas vezes maior ao que devia ser. 

E mais: 

— insistir no consumo de carvao nacional 
por parte da Usina Piratininga, em Selo 
Paulo, conforme consta dos estudos ori-
ginais da imp/antagdo. Um pequeno sa-
crificio impOsto a uma so empresa, ao 
inves de a tOdas as siderargicas a coque, 
como se pretende cont o Projeto-de-Lei 
n.0  314/63. Alen?, disso, libertar-se-ia, 
para ser transformada em gasolina, parte 
do Oleo combustivel consumido por aquela 
usina. Ai, sim, haveria economia de divi-
sas, pois que menor, um pouco, a impor-
tagdo de gasolina; 

— maior concentraciio de lavra na zona 
de minerageto (menor namero de empre-
sas); 

— incentivo a exploragdo da area de alto 
rendimento em earvilo meta/iv-9/c° e, 
tanto quanto possivel, "a ceu aberto"; 

— prioridade na produccio de fertilizan-
tes a base dos rejeitos piritosos; 

— incentivar a instalaccio de pre-lavado-
res, principalmente nas minas das areas 
de medio e baixo rendimento em carviio 
metaliirgico; 

— racionalizar e melhorar os transportes, 
principalmente o maritimo; 

— so permitir, como, alias, jd vem sendo 
feito, importagdo de carvao metalargico 
da mais alto qualidade; 

— gestiies do Governo e do BNDE (este 
junto as empresas mutudrias) no sentido 
de aprimorarem a operaccio dos altos for-
nos, em paralelo corn esforgos de melho-
ria no, composiccio quimica e granulome-
trica de tOdcts as materias-primas; utili-
zaccio de maiores percentagens de sinter 
ov. pelotas  ^No. ect.T 	Skyro de moils olio, 
temperatura; contrOle da umidade do ar; 
injeccio de Oleo e/ou oxigenio nas v en-
taneiras etc.; 

— apelos aos institutos tecnologicos no 
sentido da realizaccio de estudos profun- 
dos quanto ao emprego de combustivel de 

baixa qualidade. Vigilancia tecnica, neste 
particular, seja por correspondencia, re-
vistas etc., seja por intermedio de obser-
vadores mandados ao estrangeiro, de mo-
do que ficcissemos, no Pais, a par de todos 
os aperfeigoamentos mais modernos. 

E certo que o BNDE ja vem, mui louva-
velmente, tratando de parte destas Altimas 
providencias, em especial quanto a pesqui-
sas. 

Enfim, medidas quase -Codas de ambito 
nacional, embora a longo prazo, mas corn 
reflexos beneficos e profundos na indastria 
carvoeira; talvez, mesmo, capazes de traze-
rem, se nao igualdade, pelo menos menor 
diferenca entre os precos dos carvees — o 
nacional e o importado. 

Conclusao 

E realmente constrangedor alinhar-se ar-
gumentos, como acima, aparentemente con-
trarios a indlistria carvoeira do nosso Pais. 

Na verdade, quem percorre a regiao car-
bonifera bem pode aquilatar o progresso que 
aquela indirstria vem oferecendo. E os an-
seios sinceros de quem assim procede 
poder constatar desenvolvimento cada vez 
maior. 

Os caminhos a trilhar, porem, para a con-
secucao dos objetivos e que nao parecem 
acertados. 

As providencias, algumas das quais aca-
bamos de enumerar, e que se impOem, a 
fim de que se robusteca tao importante corn-
ponente da economia brasileira. 

E simplista, mas nao justo, que consu-
midores de urn determinado tipo de carvao 
(empresas sideriirgicas) arquem com o pe-
sado encargo que representa o financiamen-
to dos estoques de produtos que nao podem 
utilizar. 

O Art. 6.0  do Projeto colide, fundamen-
talmente, corn a economia das sideringicas: 
alem de considerar 40% como a percenta-
gem minima, comete ao Conselho de Poli-
tica Aduaneira e a Comissao do Plano do 
Cacao Nzaivaal i'xxas anualme'ixte a quota 
de carvao nacional, acima de 40%, de con-
sumo minimo pelas empresas sideriargicas 
no Pais, para efeito de pagamento das ali-
quotas "ad valorem" previstas na Tarifa. 

Ora, se a mistura de carvao e pratica 
corrente, nao pode, todavia, ser arbitraria; 
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depende, como vimos, de fatal-es varios. 
Cada usina tem que ter liberdade para es-
tabelecer a sua prOpria tecnica; mesmo por-
que, no caso, cada alto forno, mesmo iguais, 
tern a sua personalidade. 

Na "Justificativa" do Projeto le-se: 

"Neste sentido é que estamos apresentan-
do o presente Projeto-de-Lei, pugnando 
patrioticamente pela estabilidade da nos-
sa indtistria de carvao que, com diretriz 
acertada, permitird larga economia de 
divisas ao Pais, alem de criar trabalho 
para esta grande populaceio brasileira 
que, dia a dia, esta a exigir mais meios 
de trabalho, mais meios condignos de 
trabalho que lhes garantam padrcio de 
villa compativel corn a dignidade da pes-
soa humana". 

Que tudo isso — muito louvavel intuito 
— possa ser alcangado corn diretriz acertada, 

fora de dAvida. Nao, porem, corn as pro-
videncias do Projeto. 

E quanto a e,conomia de divisas, alem da 
nossa prOpria convicgan, alinhamos opiniOes 
abalizadas de tecnicos experimentados, corn 
vivencia dos problemas dentro das usinas, 
contrarias, tedas, a possibilidade aventada, 
mediante, apenas, a providencia simplista de 
aumento da percentagem de carvao nacional. 

Somos de opiniao que, a Lei que resul-
tasse do Projeto n.° 314/63 seria prejudicial 
a industria sideriargica, principalmente agora 
que se cogita de exportar os respectivos 
produtos, de vez que o custo do carvao tern 
grande irtfluencia sebre, o daqueles. A maior 
incidencia do nacional na mistura de car-
vaes viria aumentar sensivelmente o custo 
do coque e, conseqiientemente, o dos pro-
dutos sidenargicos, pois que, como vimos, 
alem de caracteristicas tecnicas inferiores, 
o nosso carvao e de preco muito superior 
ao do imported°. 

SUMMARY 

MIXING COAL FOR METALLURGICAL COKE 

This study was developed by the Project 
Department of the BNDE at the request of the 
Civil 'Cabinet of the Presidency of the Republic, 
as an information which would provide the Exe-
cutive with a background for appreciating a 
Project under discussion at the Chamber of 
Deputies, establishing compulsory 40% minimum 
consumption of domestic coal by brazilian smelting 
plants and coke ovens. 

The study starts by examining the process of 
using coal and preparing coke in iron and steel 
works, and goes on with an analysis of the coking 
coals mined in Santa Catarina, the only ones used 
at present by brazilian plants for coke production, 
mixed with foreign coals. On account of their 
high ash and sulfur content, Santa Catarina coals 
have to be processed to obtain commercial grades 
— an operation that is performed at the central 
washing plant of the Cia. Sideritrgica Nacional 
at Capivari, in that state, and yields the following 
average results: 35% metallurgical coal with an 
average content of 18% ash and 1.8% sulfur;  

31% coarse and fine steam coal, with 30% ash 
and 2.6% sulfur; and 30% pyrites rejects, with 
21% sulfur. The disposal of steam coal and rejects 
is a problem of major importance as regards in-
creasing the output of metallurgical coal, owing 
to the gradual reduction in the use of the former 
by railroads and shipping, and the absence of 
any chemical plants working with pyrites residues. 
Furthermore, the consumption of steam coal in 
thermo-electric power plants is still small in 
Brazil. 

A study is then made of the process by which 
national and foreign metallurgical coals are mixed 
in brazilian plants to produce suitable coke, and 
various difficulties of a technical and economic 
nature are shown to stand in the way of in-
creasing the percentage of domestic coal in this 
mixture, as proposed in the bill before the Na-
tional Congress. Finally, a number of steps are 
suggested that might be taken with a view to 
developing the brazilian coalmining industry. 
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A USINA TERMOELETRICA DE CAPIVARI, EM SANTA CATARINA, DE 100.000 kW DE POTENCIA 1NSTALADA, CONS- 
TITU1U UMA SOLUCAO PARA 0 APROVEITAMENTO DO CARVAO VAPOR DISPONIVEL NA REGIAO. A SOTELCA 

CONTOU COM 0 APOIO DO BNDE PARA A REALIZAcA0 DO SEU EMPREENDIMENTO. 
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ACORDOS DE COOPERACAO FINANCEIRA FIRMADOS PELO 

BNDE NO EXTERIOR 

I — INTRODUCAO E HISTORICO 

A) Acordos Firmados Pelo BNDE 

0 Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econemico, utilizando o disposto no Art. 11 
da Lei n.° 1 628, de 20 de junho de 1952, que 
criou a Entidade, firmou diversos AcOrdos 
de emprestimo e de cooperacao econemica 
e financeira corn instituicoes de credito de 
outros paises, cujo balanco se pretende dar 
neste artigo. Ate o presente, foram os se-
guintes os AcOrdos firmados: 

1— Acordos de Emprestimo 

a) — 1.° AcOrdo de Emprestimo, corn 
o Export-Import Bank of Was-
hington — EXIMBANK (enti-
dade do Governo dos Estados 
Unidos da America), firmado 
em Washington, D. C., a 17 de 
setembro de 1956; 

b) — 2.° AcOrdo de Emprestimo, corn 
o Export-Import Bank of Was-
hintgon, firmado em Washington, 
D. C ., a 31 de dezembro de 1956; 
e o Acordo de Emenda, firmado 
corn a Agency for International 
Development — AID (entidade 
do Governo dos Estados Unidos 
da America), firmado no Rio de 
Janeiro, a 23 de agesto de 1963; 

c) — 3.° AcOrdo de Emprestimo, corn 
a Agency for International De-
velopment — AID, firmado no 
Rio de Janeiro, a 23 de agesto 
de 1962; 

d) — 4 ° Acordo de Emprestimo, corn 
a Agency for International De-
velopment — AID, firmado no 
Rio de Janeiro, a 4 de outubro 
de 1962. 

2 — Acordos de Cooperacjo Economica 
e Financeira 

a) — Acordo de Cooperacao Econe-
mica e Financeira corn o Insti- 

tuto Mobiliario Italiano (IMI), 
da Italia, firmado em Roma, a 
12 de junho de 1956; 

b) — Ajuste para Cooperagao Econe-
mica e Financeira corn o Naro-
dowy Bank Polski, da RepUblica 
Popular da Polonia, firmado em 
VarsOvia, a 14 de marco de 1959; 

c) — Ajuste para Cooperacao Econe-
mica e Financeira corn o Banco 
Iugoslavo do Comercio Exterior, 
firmado no Rio de Janeiro, a 2 
de dezembro de 1959; 

d) — Ajuste para Cooperacao Econ6- 
mica e Financeira corn o Deuts-
ch Notenbank, da RepUblica De-
mocratica Alema , firmado no 
Rio de Janeiro, a 15 de dezem-
bro de 1959; 

e) — Ajuste para Cooperacao Econel-
mica e Financeira corn o Banco 
do Estado da Tchecoslovaquia, 
firmado no Rio de Janeiro, a 29 
de junho de 1960. 

Os denominados AcOrdos de Emprestimo, 
firmados pelo BNDE como agente do Gover-
no do Brasil, corn entidades do Governo dos 
Estados Unidos da America (EXIMBANK, 
AID), revestem-se de caracteristicas espe-
ciais e ja foram objeto de estudo preliminar 
em documento do Departamento de Opera-
goes Internacionais, intitulado "Os AcOrdos 
do Trigo e o BNDE (1955/1963)". 

Basicamente, tais Acordos de Emprestimo 
resultam dos denominados Acordos sobre 
Produtos Agricolas, ou simplesmente Acor-
dos do Trigo, firmados pelo Governo do Bra-
sil corn o Governo dos Estados Unidos da 
America, a partir de 1955, e que tratam 
da importacao de produtos agricolas norte-
americanos atraves da PL-480. Os recursos 
em cruzeiros, provenientes da venda asses 
produtos, constituem os fundos dos AcOrdos 
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do Trigo, que, em parte, tern sido destinados 
para aplicacao atraves do BNDE, por instru-
mentos contratuais denominados "AcOrdos 
de Emprestimo". Os montantes, absolutos e 
relativos, atribuidos ao BNDE, tern variado 
ao longo dos diferentes AcOrdos assinados. 
A titulo ilustrativo, de-se no Quadro I, em 
anexo, os montantes destinados ao BNDE 
atraves dos AcOrdos de Emprestimo contra-
tados ate julho de 1964. Tais recursos sao 
aplicados pelo Banco no financiamento de 
projetos de relevante interesse para o desen-
volvimento economic° do Pais. 

Cabe assinalar, finalmente, que o BNDE 
esta negociando, presentemente, acOrdos corn 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
— US$ 27.000.000 (vinte e sete milhOes de 
dOlares) e corn o Instituto de Credit° para 
a Reconstrugao, da Republica Federal da 
Alemanha — DM. 32.000.000 (trinta e dois 
milhOes de marcos alemaes) recursos 
esses que deverao ser aplicados em financia-
mentos a empresas industriais de porte me-
dio ou pequeno. Parte dos recursos corres-
pondentes se destinara a cobrir gastos de 
importacao, e parte sera convertida ern mo-
eda nacional para atender a despesas locais. 

No presente trabalho serao objeto de 
analise os denominados AcOrdos de Coope-
raga° EconOmica e Financeira, dando-se es-
pecial enfase aos problemas apresentados 
pelos convenios firmados corn instituicOes de 
credit° de paises da Europa Oriental (1). 

B) 0 Comercio Corn Os Paises Da Europa 
Oriental 

1 — Problemas gerais 

No que se refere as relagOes comerciais 
corn a Europa Oriental, o Govern° do Brasil, 
na ultima decada, celebrou AcOrdos do Co-
mercio e Pagamentos e Protocolos de Coope-
raga° EconOmica corn diversos paises daque-
la area. Tais convenios, bem como os AcOr-
dos interbancarios assinados pelo BNDE, 
faziam parte, de certa forma, do instru-
mental desenvolvido pelas autoridades bra- 

(1) Sao comumente considerados come paises da Eu-

ropa Oriental, tambem refer:dos como paises 

socialistas, os seguintes: Bulgaria, Hungria, lugos-

lovia, PolOnia, Republica Democrotica Alema, 

Romania, Tchecoslovaquia e Uniao das Repablicas 

Socialistas Sovieticas. 

sileiras corn o objetivo de possibilitar ou 
intensificar o intercambio comercial com os 
paises socialistas, pois reconhecia-se nesses, 
mercados potenciais para a colocacao de 
produtos primarios, manufaturas e semima-
nufaturas brasileiras, e que podiam oferecer, 
em contrapartida, bens de capital, petrOleo, 
produtos intermediarios e bens de consumo 
generic°, como o trigo. 

Os noterios inconvenientes do comercio 
internacional em bases bilaterais e moeda-
convenio, constituiram-se sempre em obs-
taculos de importancia a expansao do co-
mercio do Brasil com a area socialista. Na 
medida, porem, em que tais dificuldades sao 
vencidas, beneficia-se o Pais, por duas razOes 
principais: (a) — as exportagOes para a area 
socialista se fazem sem qualquer dano ao 
fluxo das exportagOes brasileiras destinado 
aos mercados tradicionais, na area de livre 
conversibilidade; (b) — compensa-se, em 
parte, a reconhecida insuficiencia do poder de 
compra externo gerado pelas exportagOes 
brasileiras para as areas tradicionais, insu-
ficiencia essa que se reflete na permanente 
posigao deficitaria do balango de pagamen-
tos do Pais. 

Dessa forma, o equacionamento da poli-
tica comercial corn o objetivo de intensificar 
o intercambio de produtos entre os mercados 
brasileiro e socialista, tinha por base a 
identificagao dos seguintes problemas com 
que se defrontava a economia brasileira: 

a) — o estrangulamento que se fazia sen-
tir no intercambio comercial corn os 
nossos mercados tradicionais, cuja 
tendencia se manifestava, de urn 
lado, na incapacidade relativa de 
nossos compradores externos para 
absorver volumes crescentes da o-
ferta nacional de bens primarios e, 
de outro, nos obstaculos existentes 
ao acesso aos seus mercados das 
manufaturas, semimanufaturas e 
alguns equipamentos já fabricados 
ou a serem brevemente produzidos 
no Pais; 

b) — o gradativo desenvolvimento do 
parque industrial do Pais, cujo ritmo 
de produgao e diversificagao pro-
cessava-se satisfatOriamente, corn 
base no mercado interno, mas cuja 
ulterior expansao fazia prever a ne- 
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cessidade de ampliagao do seu mer-
cado, atraves das exportagOes; 

c) — a persistente deterioracao da relagao 
de precos de intercambio, notada-
mente no Ultimo decenio, e que se 
manifestava contra os paises expor-
tadores de bens primarios. 

Em que pese a salutar intencao de rea-
lizar politica comercial em consonancia com 
os problemas acima descritos, verificou-se, 
logo nos primeiros passos, que, no que res-
peitava ao intercambio corn os paises do 
Leste europeu, ease nao progredia nem se 
intensificava na amplitude que se era de 
esperar. 

Estudos que tern sido realizados indicam 
as seguintes causas como possiveis respon-
saveis pela falta de dinamismo do comercio 
corn a Europa Oriental, causas essas que, 
como mais adiante se vera, refletem-se tam-
bem na inoperancia dos ajustes interbanca-
Hos firmados pelo BNDE: 

1.°) -- falta de coordenagao e planeja-
mento de importacEles, ao menos 
por parte de entidades governa-
mentais brasileiras, isto é, inexis-
tencia de urn Orgao central encar-
regado de orientar e canalizar a 
procura de bens importados, para 
as areas onde o Pais contava corn 
persistentes saldos comerciais, no-
tadamente os paises socialistas, de 
forma a reduzir a pressao sobre o 
balanco de pagamentos; 

2.°) — falta de tradicao no fornecimento, 
por parte de alguns daqueles pai-
ses, de bens de capital, notada-
mente no que diz respeito a pa-
dr5es e especificacOes tecnicas ja 
consagradas, bem como os proble-
mas relativos ao suprimento cor-
rente de acessOrios, sobressalentes, 
redes de distribuicao comercial e 
prestagao de assistencia tecnica; 
reconhecem-se essas deficiencias 
como perfeitamente naturais, que 
somente poderiam it sendo corri-
gidas ao longo de urn esfOrco per-
manente de alargamento e conso-
lidacao das relagOes comerciais; 

3.°) — falta de tino e agressividade co-
merciais, na penetracao do mer- 

cado brasileiro, por parte dos or-
ganismos para o comercio exterior 
dos paises socialistas; 

4.°) — o comum desajustamento existen-
te entre as praticas comerciais e 
as instituicOes correlatas das duas 
partes. 

Como decorrencia desses problemas, o 
Brasil, que luta corn serias limitacOes na sua 
capacidade de importar, ve-se defrontado 
corn dificuldades para absorver os saldos que 
se acumulam em seu favor nas transagOes 
comerciais corn a area socialista. (1) 

Essa situagao de permanente credor vem 
significar, em Ultima analise, uma reducao 
no investimento interno, ao mesmo tempo 
em que representa urn financiamento do 
Brasil a esses paises, muito embora nao se 
possa deixar de reconhecer que tal posicao 
decorre fundamentalmente de insuficiencias 
da parte brasileira. 

Por outro lado, a dinarnizagao das rela-
cOes comerciais corn a area implicaria na 
nao acumulagao de saldo para qualquer das 
partes, pois, dadas as caracteristicas parti-
culares do comercio em bases bilaterais e 
moeda convenio, a expansao das exportacOes 
de uma das partes fica condicionada a sua 
capacidade de absorver importacOes origi-
narias da outra parte. 

2 — Objetivos dos Acordos com Bancos da 
Europa Oriental 

Pretendia-se que os Ajustes firmados 
pelo BNDE corn bancos da Europa Oriental 
viessem a constituir-se em urn dos instru-
mentos atraves dos quais se facilitariam e 
se incrementariam as relagEies comerciais do 
Brasil corn os respectivos paises. A interve-
niencia do Banco estaria limitada, contudo, 
nos termos dos Ajustes firmados, a outorga 
de garantia a financiamentos a longo prazo, 
por parte daqueles paises, a importacao, pelo 
Brasil, de bens de capital, que, apOs o exame 
dos projetos correspondentes, fOssem conside-
rados de importancia para o desenvolvimento 

(1) Em dezembro de 1963 :  o montante dos saldos 

favorave:s ao Brasil era da ordem de US$ 40 

m - lhOes, aproximadamente. Na PolOnia, Jugoslavia 

e RepOblica Democreitica Alema, paises com os 

quais o BNDE tem convenios interbancarios, o 

saldo credor era da ordem de US$ 25 milhOes. 
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economic° national, nos termos da legislacao 
e normas por que se rege o BNDE. 

Conforme se mostrara, todavia, os Ajustes 
interbancarios, na forma como foram elabo-
rados, e dada a multiplicidade dos problemas 
que entravam o comercio corn a area socia-
lista, resultaram ineficientes, nao se havendo 
registrado transacaes significativas, em fla-
mer° ou valor, sob a egide dos mesmos. 

C) Principais Caracteristicas dos Acordos 

Os Acardos de Cooperagao Financeira fir-
mados pelo BNDE com instituicOes de cre-
dit° da Italia, Tchecoslovaquia, Iugoslavia, 
PolOnia e Republica Democratica Alema, a-
presentam, em regra, as mesmas caracteris-
ticas do primeiro dales, ou seja, aquele fir-
mado corn o Instituto Mobiliario Italiano, 

onde: 

1.°) — o BNDE declara estar de acordo 
em avalizar — em nome prOprio 
ou como agente do Tesouro Na-
cional — as letras de cambio re-
sultantes de operagaes que o mes-
mo aprove e julgue conveniente 
incluir-se no sistema do convenio; 

2.°) — o BNDE samente avalizara opera-
cOes relativas a empreendimentos 
compreendidos na legislacao regu-
ladora de suas atividades; 

3.°) — os Ajustes vigorarao dentro das 
leis e regulamentos que regem os 
pagamentos e o comercio em cada 
pais, e consoante os termos e con-
dicOes estipuladas nos contratos; 

4.°) — a garantia do BNDE refere-se a 
todos os pagamentos, inclusive ju-
ros, devidos ao exportador estran-
geiro em decorrencia da transacao 
comercial aprovada pelo Banco; 

5.°) — os entendimentos de carater co-
mercial e tecnico deverao ser rea-
lizados diretamente entre o ex-
portador e o importador; 

6.°) — a instituicao bancaria com a qual 
se celebra o Ajuste compromete-
se a financiar o exportador de 
bens de capital de seu pais, na 
base dos contratos concluidos en-
tre as partes interessadas — ex-
portador e importador — desde 

que o BNDE concorde em dar sua 
garantia; 

7.°) — as partes interessadas deverao se-
guir determinadas normas gerais, 
quando a operagao comercial for 
enquadravel no sistema do Ajuste, 
entre as quais: consulta previa dos 
interessados aos respectivos ban-
cos sabre a possibilidade de rea-
lizar a operagao dentro do sistema; 
autorizacao dos Orgaos oficiais 
competentes de cada pais e, se 
efetivada a transacao, emissao de 
letras de cambio; 

8.°) — obrigatoriedade da inclusao de 
determinadas condicOes basicas 
nos contratos de compra e ven-
da, tais como: taxa de juros; prazo 
de carencia; valor total de ope-
ragao; datas e montantes dos di-
versos pagamentos etc. 

Cabe assinalar que a principal dificul-
dade, quando da negociacao dos convenios 
com os bancos da Europa Oriental, foi a 
reivindicagao, por parte dos mesmos, da in-
clusao da clausula-ouro. Entretanto, o Unico 
instrumento no qual havia lido incluida essa 
clausula — o convenio corn o Narodowy 
Bank Polski (PolOnia) — foi posteriormente 
emendado para o efeito de elimina-la. 

Ressalte-se, tambem, que o Acardo assi-
nado corn o IMI e o Unico que contem clau-
sula especifica pela qual as duas entidades 
concordam em tornar extensivo o acardo a 
outras instituicOes financeiras, brasileiras e 
italianas, que operem no setor crediticio. 

Na sua essencia, os convenios interban-
carios limitavam-se aos aspectos acima men-
cionados, dales nao decorrendo, portanto, 
nenhum compromisso contratual ou extra-
contratual para o BNDE ou para o Pais..Na 
realidade, tais acardos foram pouco alem 
da mera descricao do mecanismo e das exi-
gencias que o BNDE faz quando se trata de 
outorgar garantia a financiamentos externos. 

A despeito dessas limitacaes, o Acardo 
corn o Instituto Mobiliario Italiano apresen-
tou expressivos resultados, cujas possiveis 
razaes sao discutidas no capitulo seguinte. 

Por outro lado, como foi dito anterior-
mente, os convenios firmados corn bancos 
de paises da Europa Oriental inseriam-se no 
quadro geral de possivel politica de dinami- 
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zacao das relagOes comercais do Brasil corn 
essa area. Nao tendo ocorrido tal dinarniza-

cao, os convenios interbancarios viram-se 
despidos de sentido pratico, e mantiveram-

se inertes, dada sua natureza eminentemente 
passiva. 

Ao mesmo tempo, portanto, em que a 

economia brasileira se ressentia das limita-
goes em sua capacidade de importar, nao so 
mantinham-se saldos ociosos de vulto nas 
nagOes socialistas corn que comercia o Pais, 
como se deixava sem utilizacao ofertas de 
creditos daqueles paises em montante cor-
respondente a alguma centenas de milhOes 
de dOlares. 

II — EXECUCAO DOS ACORDOS 

A) AcOrclo corn o Institute Mobilitirio 
Italiano 

0 AcOrdo com o Instituto Mobiliario Ita-
liano (IMI), assinado a 12 de junho de 1956, 
teve seu prazo de vigencia fixado ate 31 de 
dezembro de 1961, sendo depois prorrogado 
de facto ate 31 de dezembro de 1962, medi-
ante troca de cartas entre os Presidentes do 
BNDE e do IMI. Sugeriu-se, naquela opor-
tunidade, que se tomassem as providencias 
necessarias para a negociacao de um nOvo 
AcOrdo. 

No Quadro II, em anexo, estao relaciona-
dos os setores da economia e as empresas 
que se beneficiaram do sistema estabelecido 
pelo AcOrdo IMI/BNDE. Verifica-se pelo 
referido Quadro que, embora sem serem ex-
cepcionais, as cifras e o namero de opera-
goes registradas nao deixam de ser aprecia-
veis, de vez que o montante avalizado pelo 
BNDE atingiu o eqiiivalente a US$ 64 mi-
lhOes, dos quail US$ 61 mill-15es destinaram-
se aos setores de energia eletrica e siderur-
gia e US$ 3 milhOes ao setor de transportes. 

Varios fatOres colaboraram para a expres-
siva cifra registrada na execucao desse con-
venio. Entre eles, indicam-se: 

a) — o fato de a indastria italiana pro-
duzir equipamentos dentro das nor-
mas tradicionais, isto é, de acOrdo 
corn especificacOes e padrOes tecni-
cos utilizados pela indastria norte-
americana — o que representava, 
para o importador national, motivo 
de confianca e garantia; 

b) — a execucao, a epoca, do Plano de 
Metas do Govern° Federal, cujo ob-
jetivo era acelerar a industrializacao 
do Pais, notadamente nos setores de 

energia eletrica, transportes e in-
dastrias basicas, originando, em con-
seqiiencia, acentuada procura de 
bens de capital, facilmente atendida 
pela indastria italiana; 

c) — o caso especial da Fabrica Nacional 
de Motores, cujas ligagOes corn firmas 
italianas deterniinaram que se im-
portasse, daquele pais, elevada per-
centagem do equipamento necessa-
rio a empresa. 

Mencionou-se, antes, que o AcOrdo corn 
o IMI foi o anico a conter clausula — a De-
cima Primeira — que permitia tornar exten-
sivos seus termos a outras instituiciies fi-
nanceiras dos dois paises. Para isso, seria 
suficiente que ambas as partes comunicas-
sem, oportunamente, os nomes das institui-
cOes que desejassem participar do convenio. 
Entretanto, a clausula referida nao teve 
utilizacao pratica. 

Em dezembro de 1963, urn representante 

do BNDE teve contato direto, informal, em 
Roma, corn autoridades do IMI, corn vistas 
a explorar as seguintes possibilidades: 

1) — prorrogacao imediata de facto do 

AcOrdo ate 31-3-64; 
2) — renegociacao do AcOrdo, se possivel 

em bases mais amplas, e 

3) — insercao, no nOvo AcOrdo a ser ne-
gociado, de uma linha de credit° em 
favor do BNDE. 

As providencias nesse sentido nao pude-
ram ter andamento devido aos problemas 
politicos e econOmicos que a Italia enfren-
tava na ocasiao. Entretanto, assim que as 
condigOes sejam mais propicias, o BNDE en-
cararia corn o maior interesse a negociagao 
e formalizacao de nOvo convenio corn o IMI. 
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B) Acordos corn Bancos da Europa Oriental 

A vigencia dos Conyenios firmados corn 
Bancos da Europa Oriental foi fixada em 2 
anos, prazo esse prorrogavel automaticamente 
por iguais periodos de tempo, desde que nao 
denunciado o convenio por qualquer das 
partes contratantes ate seis meses antes da 
expiragao do seu periodo de yigencia. Nao 
se tendo verificado denuncia por nenhum 
dos bancos participantes, conclui-se que os 
AcOrdos celebrados entre o BNDE e os 
menciados bancos dos paises socialistas con-
tinuam em vigor. 

No Quadro III, em anexo, encontram-se 
listadas tOdas as operagOes realizadas corn 
paises da Europa Oriental que contaram com 
a interveniencia do BNDE, sendo de se no-
tar que apenas uma pequena frac -do delas 
teve como referencia os Ajustes interban-
carios. 

0 total dessas operagOes, at& junho de 
1964, alcancou o montante de US$ Convenio 
64,2 milhoes. Ocorre, porem, que, desse to-
tal, apenas operacoes no valor de US$ RDA 
2,4 mill-16es foram realizadas sob a egide de 
urn Ajuste interbancario (Ajuste BNDE/ 
Deutsch Notenbank). A cifra de US$ Con-
venio 61,8 milhOes foi registrada em opera-
c6es corn os paises socialistas, com interve-
niencia do Banco, porem sem base nos A 
justes interbancarios. Anote-se, por outro 
lado, que nao houve qualquer operacao corn 
a Iugoslavia, apesar da existencia do Ajuste 
BNDE/Banco Iugoslayo do Comercio Ex-
terior. 

Caberiam algumas consideraciies a res-
peito das operac6es bancarias que se encon-
tram listadas no Quadro III. 

Conforme se pode verificar, a garantia 
do BNDE a diversas empresas privadas para 
a compra de equipamentos agricolas foi dada 
em decorrencia do Decreto n.° 40 260, de 1.° 
de noyembro de 1956, que instituiu o Plano 
Agricola, atribuindo ao BNDE a incumben-
cia de avalizar as operagoes de credito refe-
rentes a importacao desses equipamentos, 
quando solicitado. 

As operaciSes bancarias corn a Repriblica 
Democratica Alema, com garantia do BNDE, 
cujo montante alcancou apenas US$ RDA 
2,4 milhOes, como mencionado, e que foram 
realizadas em decorrencia do citado Decreto 
n.° 40 260, foram as ,anicas a se efetivarem  

nos termos dos Ajustes interbancarios fir-
mados pelo Banco corn instituicOes de paises 
socialistas. Assinale-se que, mesmo nesse 
caso, as operacOes poderiam ter-se realizado 
independentemente da existencia ou nao de 
Convenio. 

Operagao de identica natureza, corn a 
PoIonia, no valor de US$ Pol. 2,9 milhOes, 
foi concluida em data anterior a do Ajuste 
BNDE/Narodowy Bank Polski, o mesmo su-
cedendo corn a opera*, de US$ Tch. 219 
mil, corn a Tchecoslovaquia. 

O BNDE, atraves dos contratos de corn-
pra de equipamento n.° 7, 16 e 19, adquiriu 
da PolOnia e da Tchecoslovaquia 191.000 
toneladas metricas de trilhos e 15.810 tone-
ladas metricas de talas de juncao, no valor 
de US$ Convenio 33,6 milhOes. Esse material 
destinou-se ao reaparelhamento do sistema 
ferroviario national, havendo sido beneficia-
da a Rede Ferroviaria Federal S.A., a Es-
trada de Ferro Sorocabana e outras ferro-
vias. Corn a mesma finalidade, o BNDE ad-
quiriu da Franca, Japao e Canada materiais 
ferroviarios no valor de US$ 31 milh6es cor-
respondentes a 174 mil toneladas metricas de 
trilhos, 9.180 toneladas metricas de talas de 
juncao e 7.540 toneladas metricas de placas. 

Ainda em relacao a Tchecoslovaquia, o 
BNDE avalizou saques no montante de US$ 
Tch. 2,0 milhOes, relativos a importacao de 
equipamentos pelas Centrais Eletricas de 
Goias — CELG, destinados a Usina de Ca-
choeira Dourada. Conforme se indica no 
Quadro III, tambem essa operacao, embora 
de data posterior a do Ajuste BNDE/Banco 
do Estado da Tchecoslovaquia, foi realizada 
sem recurso ao mesmo. 

Finalmente, pelo Contrato de Prestacao 
de Garantia n.° 35, o BNDE avalizou opera-
c6es efetuadas pela Comissao de Marinha 
Mercante corn empresas da PolOnia e da 
Finlandia, para a aquisicao de 18 navios de 
5.000 e 7.800 TDW, dos quais 14 importados 
da PolOnia, no valor de US$ Pol. 21,7 mi-
lhoes, e 4 da Finlandia, no valor de US$ Fin. 
6,9 milhoes, para serem revendidos, pela 
C.M.M., a armadores nacionais. 0 Banco 
tambem emprestou sua garantia a operacao 
de interesse da firma L. Figueiredo Navega-
cao S.A., relativa a compra de 2 navios na 
PolOnia, de 5.000 TDW cada urn, no valor 
de US$ Pol. 1,4 milhoes. 

Pelo exposto, verifica-se que os resulta- 
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dos da execucao dos Ajustes Interbancarios 
corn a area socialista foram pouco significa-
tivos, a despeito das expectativas otimistas 
criadas pelos AcOrdos celebrados entre Go-
vernos. 

Os AcOrdos de Comercio e Pagamentos e 
os Protocolos de Cooperacao Econamica, as-
sinados pelo Govern° brasileiro corn os Go-
vernos dos paises socialistas contem, em 
anexo, as listas dos produtos que os paises 
signatarios estariam dispostos a intercambiar. 
Tais listas indicam a natureza, e as vezes as 
quantidades, dos produtos que seriam objeto 
do comercio, sem contudo se constituirem 
em elementos limitativos. 

A titulo de exemplo, mencionam-se, a 
seguir, alguns dos bens de capital que sao 
requeridos pelos investimentos nos setores 
que o BNDE normalmente apOia, e que 
constam das listas negociadas: maquinas 
para a construcao de estradas; maquinas e 
equipamentos agricolas; dragas, guindastes 
e implementos para aparelhagem de portos; 
equipamentos para a instalacao de fabricas 
de cimento, de aluminio, para usinas hidro 
e termeletricas, para siderurgia, frigorifi-
cos; locomotivas eletricas e diesel; navios e 
seus equipamentos; material eletrico, e di-
versas materias-primas. 

Em contrapartida, as listas brasileiras o-
fertam: cacau em amendoas e derivados, 
cafe, aciicar, soja, 15, couros e derivados, 
frutas, madeiras, castanha-do-para, fumo, 
Oleos vegetais, minerio de ferro, produtos 
farmaceuticos, borracha sintetica, mentol, 
tecidos de algodao etc. 

Na pratica, os itens que tem merecido 
maior preferencia nas exportagOes brasilei-
ras sao: cafe em gran, cacau em amendoas, 
sisal, peles e couros, carnes, algodao, arroz, 
hematita etc. .1a a pauta de importagOes tem 
variado significativamente, incluindo e ex-
cluindo varios produtos de ano a ano. Em 
geral, importam-se desses paises: produtos 
quimicos, trilhos, embarcacoes e seus per-
tences, tratores (recentemente cessaram as 
importacoes de tratores e navios), arame 
farpado, trigo, petrOleo, maquinas e equipa-
mentos diversos. 

Considera-se, assim, que, potencialmente, 
existem elementos que poderiam tornar o 
intercambio comercial mais dinamico, de 
vez que os paises socialistas oferecem bens 
de capital, produtos intermediarios (petr6- 
leo) e bens de consumo generic° (trigo), de 
que necessita o Pais, e constituem, por ou-
tro lado, mercados em potential de signif i-
cacao para os produtos brasileiros. 

III - CAUSAS PROVAVEIS DA RELATIVA INEFICIENCIA DOS ACORDOS 

Do exame das operacOes realizadas pelo 
BNDE dentro das normas estabelecidas 
pelos cinco convenios interbancarios, cons-
tata-se que os objetivos nao foram atingidos 
na extens5o que era de se desejar, corn ex-
cegao do AcOrdo com o IMI, que possibiltou 
significativas transagoes, em ninnero e em 
valor. 

N5o resta diavida, porem, de que tal 
inoperancia reflete, fundamentalmente, os 
problemas que tern dificultado a intensifica-
cao do comercio do Brasil corn a Europa 
Oriental, como anteriormente se assinalou. 

Outros fatores poderiam ser indicados 
como responseveis, em parte, pelos baixos  

niveis registrados nas operacoes interbance-
rias, entre eles o fato de o BNDE nao en-
carar as operaciies de financiamento e de ga-
rantia bancaria do ponto-de-vista estrita-
mente comercial, em conseqiiencia do que 
os pedidos a ele formulados devem, por um 
lado, atender aos criterios de enquadramento 
e prioridade de praxe, o que significa, de 
pronto, a exclusao de uma gama considera-
vel de produtos que poderiam ser objeto de 
importagao; por outro lado, devem ser pro-
porcionados, ao Banco, elementos que possi-
bilitem minucioso exame e avaliacao, por 
parte dos Orgaos tecnicos, do projeto a que 
os equipamentos se destinam. 

IV — REESTRUTURAcA0 DOS ACORDOS 

O BNDE, como banco oficial de investi-
mentos, incumbido de dar cumprimento aos 
objetivos consagrados nas Leis n.°' 1 474,  

1 518 e 1 628, certamente continuara a atuar 
como instrumento destacado para o finan- 
ciamento e consolidacAo do desenvolvimento 
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economic° brasileiro. Em anos recentes, o 
setor infra-estrutural da economia brasileira 
alcancou nivel de relativo desenvolvimento, 
para o que muito concorreu o Banco. Por 
outro lado, cabe ainda a Entidade, dentro de 
suas atribuicOes, contribuir para a manuten-
cao de uma taxa de investimentos suficiente-
mente alta, de modo a, pelo menos, manter 
o nivel de emprego e acelerar o processo de 
industrializacao do Pais. 

Corn vistas a esses objetivos, e tendo em 
conta o estagio de desenvolvimento je al-
cancado pelo Brasil, devem merecer cres-
cente atencao as operacOes de financiamento 
e garantia bancaria em favor de outros se-
tores da economia nacional, tal como o das 
pequenas e medias empresas industriais, 
considerando o papel decisivo que esse tipo 
de empresa desempenha na modernizacao 

da estrutura econOmica, e na salutar concor-
rencia que deve prevalecer no mercado. 

A reorientacao das atividades do Banco, 
no sentido de tambem favorecer a esse e 
outros setores, exigiria a mobilizac -ao de to-
dos os instrumentos e de todos os recursos 
financeiros de que se pudesse dispor. 
nesse quadro que os convenios interbance-
rios, devidamente reestruturados, poderiam 
desempenhar papel de importancia. 

Assim, dever-se-ia, talvez, examinar a 
conveniencia da abertura de linhas de cre-
dit° por parte dos paises socialistas, em favor 
do BNDE. Desta forma, os creditos externos 
poderiam ser mais facilmente mobilizados, 
desde que associados a possibilidade da ob-
tencao, tambem, de financiamentos em moeda 
nacional, corn base nos recursos proprios do 
Banco ou de outra origem. 

QUADRO I — PARTICIPAcA0 DO BNDE NOS RECURSOS DOS ACORDOS 
SOBRE PRODUTOS AGRICOLAS 

1956/julho - 1964 

Discriminacao 
Data de Assinatura 

do Acordo de 
Emprestimo 

Total dos Recursos 
Gerados pelo Acordo 

sobre Produtos 
Agricolas 

(cruzeiros correntes) 

Valor do Emprestimo ao 
BNDE 

(CrS) 
% 

do total 

1.° Acordo (* 	) 	 • • • • 
17. 	9.56 1.987.914.673,90 1.510.815.152,20 76,0 

2.° Acordo (* 	) 	• • • • 31.12.56 19.005.403.010,80 9.550.062.410,70 50,3 

3.° Acordo( 	) 	• • • • 23. 	8.62 18.035.125.508,20 11.705.574.511,90 65,0 

4.° Acordo (**) 	.• • • 4.10.62 42.320.636.687,90 (""*) 10.687.757.479,90 25,3 

Fonte: BNDE/DOI 

(*) Corn o EXIMBANK. 

(**) Corn a USAID. 

(***) Estimative da USAID, ern 2-6-1964. 
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PROGRAMA DE ACAO ECONOMICA DO GOVERNO 

0 Governo Federal deu a conhecer as 
diretrizes gerais do "Programa de Agao 
EconOrnica do Governo Revolucionario" para 
o periodo julho de 1964 a marco de 1967, 
cuja elaboracao esteve a cargo de uma e-
quipe de tecnicos recrutada pelo Ministro 
Extraordinario para o Planejamento e Co-
ordenacao EconOmica. 

Partindo do pressuposto de que a ideia 
de Planejamento nao a incompativel com a 
predominancia da livre empresa no sistema 
econOmico, o Programa do Governo diz nao 
ter "a pretensao de apresentar-se como urn 
Plano Global de Desenvolvimento, mas a-
penas como um programa de agao coorde-
nada do Govern() no campo econOmico". 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 

Dentro do seu propOsito basic° de esta-
bilizacao, desenvolvimento e reforma demo-
cratica, o Programa de Agao visara a con-
secugao dos seguintes objetivos: 

I — Crescimento Global 

Pretende-se a retomada do ritmo de 
crescimento apresentado pela economia bra-
sileira na Ultima decada, e interrompida no 
bienio 1962/63, corrigindo os focos de dese-
quilibrio social presentes no Pais. Salienta o 
Programa que sera exigido urn esfOrgo de 
capitalizacao nao inferior ao verificado no 
periodo 1947/61, se se deseja ampliar, na 
proporgao devida, o mercado de trabalho 
(oferta adicional anual de cerca de 1 milhao 
de empregos) e continuar elevando a renda 
real per capita. Sao objetivos fundamentais 
do Governo: corrigir, tao cedo quanto pos-
sivel, a estagnacao econOmica de 1963 e re-
tomar, ao longo dos prOximos dois anos, a 
taxa de aproximadamente 6% de crescimen-
to do produto real medio (observado no 
periodo 1947/61), criando condicOes para 
eleva-la a 7% no periodo subsequente. Corn 
esse ritmo de crescimento, seria possivel 
duplicar o produto real por habitante num 
prazo entre 18 e 24 anos, alcangando-se, na 
decada de 1980, um nivel da ordem de 650 
&dares anuais per capita. 

Planeja-se obter o aumento da taxa de 
investimentos (assegurando a participagao 
dos assalariados no Produto Nacional), por 
meio das seguintes medidas basicas: 

a) — concessao de estimulos tributarios a 
reinversao dos lucros das empresas e 

formacao de economias pessoais; 

b) — criacao de instrumentos mobiliarios 
atrativos as poupancas privadas vo-
luntarias e de formulas de capitaliza-
gao compulsOria pelos usuarios de 
servigos piablicos; 

c) — implantagao de uma politica de in-
centivo aos ingressos de capitais es-
trangeiros, de risco e de emprestimo, 
inclusive sob a forma de ajuda ex-
terna; 

d) — saneamento das financas governamen-
tais e corregao dos deficits de autar-
quias e sociedades de economia mista. 

II — Progrpma Desinflacionario 

Examinando, sob diversos angulos, o pro-
cesso inflacionario brasileiro, o Programa 
estabeleceu como objetivo seguinte a con-
tengao gradual da inflagao durante o bienio 
1964/65, corn vista a alcancar urn razoavel 
equilibrio dos precos a partir de 1966, .re-
jeitando-se, neste particular, medidas pre-
cipitadas que provoquem situagOes de perigo 
para a economia do Pais. As normas basicas 
que nortearao o programa desinflacionario 
sao: 

a) — o combate a inflagao deve partir da 
progressiva contencao dos deficits 
governamentais; 

b) — a politica de salarios devera adaptar-
se ao compasso da politica monetaria, 
a firn de que os custos nao aumentem 
mais do que proporcionalmente a pro-
cura. 0 principio a firmar a que a 
media dos salarios reais so pode ser 
elevada pelo desenvolvimento econO-
mico. Assegurando-se a participagao 
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dos assalariados no Produto Nacional 
impede-se, de outro lado, que o corn-
bate a inflacao se traduza no sacrifi-
cio das classes menos favorecidas; 

c) — a politica de credit() as empresas sera 
suficientemente controlada, para im-
pedir os excessos da inflacao de de-
manda, mas suficientemente realista 
para adaptar-se a irreversibilidade da 
inflacao de custos. Dentro desse prin-
cipio, os tetos globais de credit() as 
empresas deverao ser reajustados pro-
porcionalmente ao crescimento do 
Produto Nacional a precos correntes 
— ou, numa hipOtese quantitativa 
mais facilmente programavel, ao cres-
cimento do total de meios de paga-
mentos. 

III — Politica de Emprego 

Analisando o problema do emprego no 
Pais, o Programa conclui que, nas areas ur-
banas, a absorgao de mao-de-obra tern-se 
processado de forma menos satisfatoria do 
que no setor rural, apresentando taxas in-
feriores as taxas de crescimento demograf i-

co, total e urbano. Destacando que o ele-
mento fundamental da politica da criagao de 
emprego devera consistir na prOpria politica 
de incentivo dos investimentos, o Programa 
de Aga° objetiva a adocao de diversas provi-
dencias colaterais que impecam a ociosidade 
dos fathres complementares ao trabalho e 
que estimukm o desenvolvimento de certos 
setores de tecnologia pouco capitalizada. En-
tre essas provideneias, destacam-se as se-
guintes: 

a) — as politicas salarial, cambial e credi-
ticia deverao imbuir-se de suficiente 
realismo para que nao se criem, pela 
distorgao dos pregos dos fatOres de 
produgao, incentivos exagerados 
substituicao de trabalho por capital; 

b) — a industria de construcao civil — 
grande absorvedora de mao-de-obra 
nao qualificada — devera ser estimu-
lada por urn Programa Habitacional, 
que tome a aquisigao da casa propria 
acessivel as classes menos favorecidas, 
e que reincentive a construgao de 
imOveis para locacao; 

c) — a oferta de empregos no setor rural  

devera ser ampliada por urn projeto 
de Reforma Agraria que conduza ao 
melhor aproveitamento da terra; 

d) — o incentivo as exportagoes, particular-
mente as de produtos industriais, exi-
gentes de mao-de-obra, devera levar, 
pela presenca da procura externa, a 
melhor utilizacao de capital existente, 
criando novos empregos pela elimina-
cao dos focos setoriais de capacidade 
ociosa; 

e) — devem ser removidos desincentivos 
fiscais a reinvestimentos e a aplicacao 
de novos capitais, nacionais e estran-
geiros, na expansao industrial; 

f) — em sua programagao financeira, o 
Govern() deve conter a tendencia de 
continua elevagao das despesas de 
custeio, corn sacrificio de invesitmen-
tos geradores de emprego, e deve bus-
car, atraves de fontes nao inflaciona-
rias de financiamento, inclusive a mo-
bilizacao de recursos internacionais, 
expandir a infraestrutura de servicos 
pdblicos, atraves de investimentos ab-
sorvedores de mao-de-obra. 

IV — Politica de Distribuicao de Renda 

0 Programa de Aga° preconiza a redis-
tribuigao funcional da renda, apoiada na acao 
conjugada dos instrumentos fiscais, salariais 
e monetarios, corn vistas a atenuar os des-
niveis econemicos regionais e setoriais, e as 
tensiks criadas pelos desequilibrios sociais, 
mediante a melhoria das condigaes humanas. 

A agao conjugada do Governo preve os 
seguintes pontos basicos: 

a) — a politica salarial devera conduzir-se 
de modo a manter a participagao per-
centual da remuneragao do trabalho 
no Produto Nacional; a obediencia a 
esse principio sera assegurada pela 
adocao das normal de reajustamento 
de salarios estabelecidas pelo Governo; 

b) — pelo menos a curto prazo, dentro do 
objetivo de se sanearem as finangas 
palicas, deverao aumentar os encar-
gos tributarios, em percentagem do 
Produto Interno; em contrapartida, a 
percentagem da despesa palica no 
Produto Total devera reduzir-se; em 
conjunto, o setor privado devera arcar 
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corn maior carga tributaria ostensiva, 
mas ver-se-A progressivamente livre 
do confisco inflacionArio das suas pou-
pancas pelos deficits governamentais; 

c) — a firn de restaurar a compatibilidade 
redistribuitiva, os lucros nominais, em 
percentagem do Produto Interno, de-
verao reduzir-se. Em compensacao, o 
combate a inflacao eliminara progres-
sivamente a componente ilusOria dos 
rendimentos de capital, transformando 
em reais os lucros monetArios. A po-
litica de credit° — suficientemente 
realista para adaptar-se aos residuos 
de inflacao de custos, mas tambem 
suficientemente controlada para im-
pedir o agravamento autOnomo da 
inflagao de procura — deverA asse-
gurar, em conjunto corn as normas 
salariais e fiscais, a consecucao desse 
objetivo. 

Relativamente as disparidades regionais, 
o Programa de Acao fixa os seguintes pontos 
para a politica de recuperagao do atraso das 
Areas de menor renda per capita: 

a) — caracterizar-se-ao como prioritarios 
os investimentos pUblicos destinados 
criagao de economias externas nas 
Areas mais subdesenvolvidas, parti- 

cularmente os dirigidos ao levanta-
mento dos recursos naturais e ao a-
perfeigoamento do fator humano; 

b) — manter-se-A a politica de estimulos 
diferenciais fiscais e crediticios as in-
versOes privadas nas areas mais atra-
sadas, corn o objetivo de para ai atrair 
um volume substancial de poupanc,as 
particulares; 

c) — ativar-se-ao os Orgaos de planejamen-
to regional, conferindo-lhes maior 
flexibilidade administrativa, e tornan-
do mais rapida a sua agao de esti-
mulo aos investimentos nas areas sob 
sua orientacao; 

d) — procurar-se-A drenar uma parcela re-
lativamente substancial de ajuda ex-
terna para a realizagao de investimen-
tos e para a criagao de economias ex-
terna nas regiOes menos favorecidas. 

V — Balanco de Pagamentos 

Corregao da tendencia a deficits descon-
trolados do balanco de pagamentos, que 
ameaca a continuidade do processo de de-
senvolvimento economic°, pelo estrangula-
mento periodic° da capacidade para impor-
tar do Pais. 

INSTRUMENTOS DE AcAO 

Para a consecucao dos objetivos estabe-
lecidos no seu Programa de Agao, o Govern° 
pretende utilizar-se dos seguintes instru-
mentos bAsicos: 

I — Politica Financeira 

Estao preconizadas no Programa as se-
guintes providencias: 

a) — Politica de redugao do deficit orga-
mentArio, de modo a aliviar progres-
sivamente a pressao inflacionaria do 
Govern° e a fortalecer, pelo disci-
plinamento do consumo e das trans-
ferencias do setor pUblico, e pela me-
lhoria da composigao da despesa, a 
capacidade de poupanga national; 

b) -- Politica Tributaria, destinada a for-
talecer a arrecadagao pUblica e a las- 

trear o combate a inflacao, corrigindo 
as distorgOes de incidencia, estimu-
lando a poupanca, melhorando a ori-
entagao dos investimentos privados e 
atenuando as desigualdades econOmi-
cas regionais e setoriais. 0 Programa 
preve como medidas a serem toma-
das: a reforma do ImpOsto de Renda, 
a simplificagao do Impost° de Selo, a 
reformulagao do ImpOsto de Consumo, 
a transferencia para a Uniao da capa-
cidade de legislar sabre o Impost° 
Territorial Rural e medidas diversas 
relacionadas corn a melhoria da efici-
encia da arrecadagao por parte do 
Tesouro; 

c) — Politica Monetaria condizente corn os 
objetivos da gradual estabilizagao dos 
pregos, evitando, porem, a retracao 
do nivel da atividade produtiva e a 
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redugao da capacidade de poupanca 
das empresas; 

d) Politica Bancaria, destinada a forta- 
lecer o nosso sistema crediticio, ajus-
tando-o as necesidades de combate a 
inflagao e de estimulo ao desenvolvi-
mento; 

e) — Politica de investimentos plablicos, 
orientada de modo a fortalecer a in-
fraestrutura econOrnica e social do 
Pais, a criar as economias externas 
necessarias ao desenvolvimento das 
inversOes privadas, e a atenuar os 
desequilibrios regionais e setoriais. 

II — Politica Economica Internacional 

Compreendendo fundamentalmente o se-
guinte: 

a) — Politica cambial e de comercio exte-
rior, visando a diversificar fontes de 
suprimento e a incentivar exporta-
gees, de modo a assegurar o equili-
brio a longo prazo do nosso balango 
de pagamentos, e a absorver os focos 
setoriais de capacidade ociosa em 
nosso sistema econOmico; 

b) — Politica de consolidacao da divida 
externa e de restauragao do credit° 
do Pais no exterior, de modo a aliviar 
as pressOes a curto prazo sObre o 
balango de pagamentos; 

c) — Politica de estimulo ao ingresso de 
capitais estrangeiros, e de ativa co-
operacao tecnica e financeira corn 
agencias internacionais, com outros 

"METAS" SETORIAIS E DE 

Em linhas gerais, o Programa de Aga° do 
Governo Revolucionario preve as seguintes 
"metas" setoriais e de valorizagao regional: 

a) — Energia Eletrica: prosseguimento e 
inicio de obras destinadas a duplicar 
o suprimento de energia eletrica ate 
1970, elevando para 11,4% a.a a taxa 
cumulativa de crescimento da potencia 
instalada. A execugao desse programa 
exigira, no periodo 1965/70, investi-
mentos estimados em CrS 3 trilhOes e 
732 bilhoes, dos quais 70% serao le- 

governos e, em particular, com o sis-
tema multilateral da Alianga para o 
Progresso, de modo a acelerar a taxa 
de desenvolvimento economic°, pelo 
fortalecimento da nossa capacidade 
para investir e importar e pela absor-
gao de tecnologia . 

III — Politica de Produtividade Social 

Abrangendo os seguintes pontos princi-
pais: 

a) Politica Salarial que assegure a par-
ticipagao dos trabalhadores nos bene-
ficios do desenvolvimento economic°, 
mas que permita a sincronizagao do 
combate a inflagao, do lado da pro-
cura e dos custos, e que proteja a ca-
pacidade de poupanca do Pais; 

b) Politica Agraria, visando ao aumento 
de producao e ao incremento da pro-
dutividade na agricultura, a dignifi-
cacao das condigOes do homem do 
campo, e a melhoria das condigOes de 
emprego no setor rural; 

c) — Politica Habitacional, favorecendo a 
aquisigao da casa prOpria pelas classes 
menos favorecidas e estimulando a ab-
sorgao de mao-de-obra nao qualifi-
cada pela industria de construcao civil; 

d) Politica Educational, visando a am-
pliar oportunidades de acesso a edu-
cacao, a racionalizar o emprego dos 
recursos disponiveis e a ajustar a 
composigao do ensino as necessidades 
tecnicas da sociedade moderna. 

VALORIZAcA0 REGIONAL 

vantados no prOprio Pais. Objetiva-se 
elevar a capacidade instalada dos ser-
vigos de energia eletrica para 12,7 mi-
lhOes de quilowats em 1970, o que re-
presentara urn aumento de 7,1 milhOes 
de quilowats em relagao a 1963; 

b) — Petroleo: aumento da capacidade de 
investimentos da PETROBRAS, a fim 
de que possa cumprir urn programa 
substancial de realizacOes prioritarias 
nos setores da pesquisa, da lavra, do 
refino e do transporte de petrOleo, 
bem como de implantacao de indils- 
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trias petroquimicas, projetando-se in-
vestir, em 1965, cerca de Cr$ 225 bi-
lhOes, sendo 30% em exploragao, 15% 
em produgao, 23% em refino, 11% em 
petroquimica e 12% em terminais e 
oleodutos. As principais obras progra-
madas sac,: prosseguimento da cons-
trugao das refinarias de Porto Alegre 
e Belo Horizonte, com capacidade de 
45.000 barris/dia cada uma; conclusao 
das unidades de produgao de asfalto, 
em Fortaleza e Madre de Deus (BA); 
ampliagao da capacidade de refino das 
Refinarias Duque de Caxias (mais 
45.000 barris/dia) e Landulpho Alves 
(mais 15.000 Barris diarios); melhorias 
e adaptagOes nas demais unidades 
existentes; instalacao das usinas ex-
perimentais de extragao de xisto be-
tuminoso em Tremernbe e sao Ma-
teus; instalagao de unidades de buta-
dieno e de estireno no Conjunto Pe-
troquimico Presidente Vargas, em Ca-
xias; ampliagao da produgao de ferti-
lizantes nitrogenados; 

c) Carvito mineral: ampliagao da produ-
gao e utilizacao do carvao nacional 
para atender a expansao de siderurgia, 
termo-eletricidade e carboquimica; 

d) — Transporte Rodoviario: obras progra-
madas para o periodo 1964/69: pavi-
mentagao de 15.850 quill:metros de 
rodovias; melhoramento de 5.300 qui-
lOmetros e implantacao basica de 4.401 
novos quilOmetros. Em 5 anos serao 
investidos mais de 1 trilhao de cruzei-
ros no programa rodoviario; 

e) Producan Agropecuaria: expansao da 
produgao agropecuaria de 10% em 
1965,12% em 1966, 55% em 1970, com-
parativamente a produgao atual. Os 
principais instrumentos de estirnulo 
produgao seriam um novo sistema de 
pregos minimos, a expansao do credit() 
agricola e do suprimento de fertili-
zantes e a criagao de centros de de-
monstragao agropecuaria; 

f) — Producao Industrial: as "metas" con-
tidas no Programa, para este setor, sac) 
de natureza meramente indicativa. 
Para sua consecugao o Govern° dara 
apoio crediticio, estimulos fiscais 
quando fOr o caso, e procurara facili-
tar acesso aos creditos externos ne-
cessarios. Os ramos industriais objeto 
do Programa sao: indastria siderargi-
Ca, indastria textil, indastria extrativa 
mineral, cimento, construcao naval, 
fertilizantes, papel e celulose, metais 
nao ferrosos etc.; 

g) Educacao; em 1970 deverao estar ma- 
triculados: no ensino elementar —
cerca de 11 milhOes de criangas de 7 
a 11 anos de idade e cerca de 3 mi-
lhOes de criangas de 12 a 14 anos; no 
ensino medio — cerca de 3 milhOes 
de estudantes; no ensino superior —
cerca de 300 mil estudantes; 

h) — Sande e Saneamento: realizagao de 
diversos projetos visando melhorar os 
indices regionais e nacionais de higi-
dez da populacao. Efetivagao de urn 
programa nacional de abastecimento 
de agua potavel, para atender, no fim 
do decenio, 70% da populacao urbana 
do Pais. Aumento de 20% da capaci-
dade das redes de eserto das areas 
urbanas; 

i) — Recursos Naturais: realizacao, em tres 
etapas qiiinqiienais, de amplo progra-
ma de levantamento e mapeamento de 
recursos naturais em todo o territOrio 
nacional; 

j) — 
Previdencia e Assistencia Social: re-
forma do sistema previdenciario e as-
sistencial, inclusive com a inclusao de 
massas trabalhadoras em atividades 
rurais; 

k) — Desenvolvimento Regional: melhor 
coordenagao dos Orgaos para promover 
a valorizagao regional. 
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UNIDADE REDUTORA DE BUTADIENO DA FABRICA DE DE BORRACHA SINTETICA DA COPERBO, EM CABO (PE), INS 
TALADA COM A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO BNDE. A FABRICA SERA INAUGURADA EM 1965 E PRODUZIRA 

27.500 T/ANO DE POLIBUTADIENO, USANDO 0 ALCOOL COMO MATERIA-PRIMA BASICA. 

O BNDE FINANCIOU A AMPLIACAO DA USINA DA CIA. SIDERURGICA MANNESMANN (FOTO), EM BELO HORI- 
ZONTE (MG), CUJA CAPACIDADE DE PRODUcAO ALCANcA 330.000 T/ANO DE A40 EM LINGOTES. 
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LEGISLACAO BASICA DO BNDE 
Em complementagao ao estudo monogra-

fico sObre o Banco apresentado em seu pri-
meiro niimero, a REVISTA DO BNDE trata, 
agora, de ampliar a divulgagao de documen-
tos relativos aos antecedentes da criagao 
da Entidade, examinando a tramitagao, no 
Congresso Nacional, de sua legislacao or-
ganica. 

Segundo a do conhecimento geral — e 
foi referido na citada monografia — as Leis 
n." 1 474, de 26 de novembro de 1951, e 
1 518, de 24 de dezembro do mesmo ano, 
criaram os recursos financeiros indispensa-
veis a execugao do Programa de Reapare-
lhamento Economic°, elaborado pelo Go-
vern° Federal atraves da Comissao Mista 
Brasil-Estados Unidos. Como passo seguinte, 
cuidou o Govern() de instituir um organis-
mo que administrasse os referidos recursos, 
provenientes, em sua maior parcela, de urn 
adicional ao Impost° de Renda devido em 
cada um dos exercicios de 1952 a 1956, in-
clusive. 

A Lei n.° 1 628, de 20 de junho de 1952, 
alem de regulamentar os dispositivos ante-
riormente citados, criou, sob a jurisdigao do 
Ministerio da Fazenda, o BANCO NACIO-
NAL DO DESENVOLVIMENTO ECONO-
MICO, fixando suas atribuigOes e normas de 
funcionamento. Posteriormente, a Lei n.° 
2 973, de 26 de novembro de 1956 — cuja 
tramitagao no Congresso Nacional sera exa-
minada em proximo warner° da Revista — 
prorrogou a vigencia das medidas de ordem 
financeira estabelecidas na legislacao ante-
rior, instituindo, outrossim, aperfeigoamen-
tos sensiveis no funcionamento do Banco. 

A TRAMITACAO NO CONGRESSO 

Datada de 7 de fevereiro de 1952, a Men-
sagem Presidential do Presidente Getialio 
Vargas, que tomou o numero 39, tern seu 
texto baseado ern longa Exposicao de Moti-
vos do entao Ministro Horacio Lafer, da 
Fazenda. 

Dada a importancia de que se revestem 
ambos os documentos para a analise da his-
tOria do desenvolvimento economic° do Pais 
e, ainda, para melhor compreensao dos altos 
objetivos que motivaram a criagao do BNDE,  

os textos respectivos sao reproduzidos, na 
Integra, ao final desta apresentagao, o mes-
mo se fazendo em relagao as Leis n." 1 628, 
1 474 e 1 518. 

0 projeto do Executivo teve excepcional 
acolhida entre os membros do Congresso 
Nacional, bastando, para tanto, relembrar 
que, em apenas quatro meses e meio, foi o 
mesmo discutido, votado e sancionado. Des-
taque-se, por outro lado, que o texto final 
da Lei obedeceu integralmente aos termos 
emanados do Executivo, tendo sido rejeita-
das, nas ComissOes, tOdas as emendas suge-
ridas, em reduzido nitmero, quer por De-
putados Federais, quer por Senadores. 

Na Camara dos Deputados, o Deputado 
Fernando Ferrari apresentou urn substitu-
tivo aos artigos 59 e 79 (paragrafo 3.°), 
pelo qual as bonificagOes a serem devolvidas 
juntamente corn o adicional passariam dz 
25% para 5% e de 5% para 1%, respectiva-
mente. No Senado, sob o nUmero 110/52, 
recebeu o projeto tres emendas de autoria 
do Senador Mello Viana e uma do Senador 
Domingos Velasco. Submetidas as ComissOes 
de Constituigao e Justica e de Finangas fo-
ram as mesmas rejeitadas pelos votos dos 
respectivos relatores, Senadores No de 
Aquino e Ferreira de Souza. 

MENSAGEM N.° 39, DE 7 DE FEVEREIRO 
DE 1952 

"Senhores Membros do Congresso Na-
cional: 

Em complemento as medidas constantes 
das Leis 1 474 (artigo 3.°) e 1 518, de 1951, 
tenho a honra de propor o anexo projeto de 
lei, cuja justificagao detalhada consta da 
Exposicao de Motivos do Senhor Ministro da 
Fazenda, visando dar rational execugao ao 
programa de reaparelhamento e fomento do 
meu govern°. 

O projeto contem tres grupos de dispo-
sitivos: 

— o primeiro se refere ao adicional ao 
Imp&to de Renda, estabelecido pela 
Lei 1 474, regulando-lhe o recolhi-
mento, a aplicacao e a restituigao em 
titulos da divida palica e estabele- 
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cendo um processo autornatico para o 
resgate destes; 

— o segundo se refere a participagao dos 
institutos de previdencia, seguros e 
credito para o fundo de reaparelha-
mento e fomento; 

— o terceiro, a criagao do Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento EconOmico, 
que se encarregara da gestao desses 
recursos, juntamente corn a negocia-
gao de emprestimos internacionais e 
operagOes financeiras e tecnicas co - 
nexas. 

A essas normas se acrescentou o apare-
lhamento dos servigos pertinentes, do Minis-
terio da Fazenda, e urn sistema de contabili-
dade pablica e de contrOle pelo Tribunal de 
Contas e pelo Congresso que, a urn tempo, 
assegure flexibilidade e responsabilidade na 
gestao dos recursos especiais previstos. 

Com o presente projeto, se completam 
as medidas legais que permitirao levar a 
termos praticos os projetos que sao objeto 
de meticuloso estudo pela Comissao Mista 
Brasil-Estados Unidos. 

Cumpre-me, nesta oportunidade, reafir-
mar o que anunciei no comego da atual ad-
ministragao: a inconveniencia e mesmo im-
possibilidade de levar a efeito o programa 
de empreendimentos basicos que a Nagao 
requer, em materia de transporte, energia, 
armazenagem, indastrias basicas, etc., sem 
o previo estabelecimento das bases financei-
ras e administrativas, que permitam a efe-
tiva realizacao dos projetos em condigOes 
satisfatOrias; ou seja, sem que as limitadas 
realizagOes possiveis atraves de processos 
inflacionarios e carentes de contrOle tecnico-
economic°, se anulem por prejuizos causa-
dos, as vezes, sem a percepgao publica, nos 
demais setores e empreendimentos da eco-
nomia nacional. 

A obra a que se propOe o Govern°, corn 
a ajuda do Congresso, nesse campo dos in-
vestimentos de carater econOrnico e social, 
nao se esgota corn o projeto que ora sub-
meto a apreciagao de Vossas Excelencias. 
Outros sera° oportunamente apresentados 
ao Congresso Nacional, visando completar o 
sistema, e, segundo os mesmos, a saudiveis 
criterios de legitimidade econOmico-finan-
ceira, efetivar a melhor utilizagao dos re-
cursos normais do Tesouro e de outros re- 

cursos de capital, ern beneficio da coletivi-
dade nacional. 

Esta sendo objeto de medidas especiais e 
estudos cuidadosos a regularizacao das fi-
nancas das autarquias e das relagOes finan-
ceiras entre diversos Orgaos pablicos, bem 
como o aperfeigoamento do contrOle tecnico-
econOmico da Uniao sObre essas entidades e 
as empresas privadas das quaffs participa — 
o que se afigurou ao Govern() indispensavel 
para melhor capacitar o poder pablico ao 
desempenho de suas fungOes na complexi-
dade inevitavel da economia moderna. 

Outro ponto de particular importancia, 
mas tambem de grandes dificuldades prati-
cas que o Governo esti estudando, e o do 
planejamento geral da aplicagao dos recur-
sos normais do orgamento em obras e outros 
investimentos pablicos. E vultosa essa apli-
cacao global do Tesouro, mas sabemos que 
seu rendimento a relativamente pequeno. 
Uma vez que se fixe uma prioridade de 
acOrdo corn interesses eminentemente cole-
tivos e nacionais, que se estabelega a coor-
denagao entre os projetos e programas, e 
que se assegure a flexibilidade, a responsa-
bilidade, a continuidade e a melhor oportu-
nidade na aplicagao dos recursos, a certo 
que a Nagao podera lucrar resultados muito 
mais amplos e mais prontos. 

No mesmo sentido, a melhor coordenagao 
e cooperacao entre os programas estaduais 
e federais trara resultados particularmente 
beneficos. 

Devo ainda acentuar um ponto de par-
ticular importancia. Sendo indispensavel 
ampliar os recursos nacionais, sejam 
cos, sejam particulares, aplicados em casas 
populares, colonizagao, ou seja, o acesso a 
pequena propriedade; em servigos pablicos 
urbanos e interurbanos, como os de agua e 
saneamento, transportes e comunicagOes e 
energia, a tanto necessario uma politica que 
assegure, sem inflacionar, a orientagao dos 
recursos para esses fins econOrnico-sociais, 
como a conveniente sua articulagao com os 
programas de investimentos pablicos de 
carater basico. 

Dessa forma se evitarao desajustes, des-
perdicios, sobretudo danosos num Pais de 
escassos recursos para atender as suas in-
gentes necessidades de expansao. 

Sao essas as consideragOes que desejava 
manifestar a Vossas Excelencias, para dar- 
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lhes conta das preocupacOes do Govern() no 
tocante a urn piano geral de investimentos 
para o progresso economico e social do Pais 
dentro de cujo quadro se colocam o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economico e 
as demais medidas propostas no projeto 
j unto. 

a) Gettilio Vargas." 

EXPOSIVA0 DE MOTIVOS DO MINISTRO 
DA FAZENDA 

"Excelentissimo Senhor Presidente da 
Republica. 

Cumprindo instrugOes de Vossa Excelen-
cia, tive ensejo de, por ocasiao da viagem 
que realizei aos Estados Unidos da America 
em setembro de 1952, como representante 
do Brasil a Assembleia Geral da Junta de 
Governadores do International Bank for 
Reconstruction and Development, prosse-
guir as conversagoes corn altas autoridades 
financeiras visando a obtencao dos indispen-
saveis recursos, em divisas, de que o Brasil 
necessita para adquirir equipamentos e ma-
quinismo destinados a grande obra de re-
cuperagao economica do Pais, que Vossa 
Excelencia, corn aguda visao de estadista, 
projeta executar. 

2. As bases preliminares a esse respeito 
ja se encontravam, alias, muito bem assen-
tadas gragas ao notavel esfOrgo do meu 
ilustre colega das RelacOes Exteriores, Mi-
nistro Joao Neves da Fontoura, que obti-
vera do Govern() norte-americano duas pro-
videncias do mais profundo alcance para o 
nosso Pais: 

a) — a constituicao de urn "grupo mis-
to", corn tecnicos de ambos os pai-
ses, destinado a estudar e sugerir 
providencias de imediato efeito, ca-
pazes de assegurar o abastecimento 
de materias-primas indispensaveis 
ao funcionamento do parque in-
dustrial brasileiro; 

b) — a organizagao de uma "comissao 
mista", tambem integrada por tec-
nicos de ambos os paises, corn a 
finalidade de equacionar os pro-
blemas fundamentais do Pais e 
recomendar as medidas de longo 
alcance visando o reaparelhamento 
do Brasil nos setores mais impor- 

tantes, tais como transportes, ener- 
gia, indUstrias basicas, etc. 

3. Instalados os dois orgaos e firmada a 
respectiva orientagao de trabaiho, entendeu 
Vossa Excelencia que seria conveniente pro-
curar, em contato mais objetivo, aprofundar 
os entendimentos e fixar, desde logo, os 
exatos limites da cooperacao que poderiamos 
esperar. 

4. Os resultados ja sao do conhecimento 
da opiniao palica do Pais a qual forneci, 
corn o assentimento de Vossa Excelencia, 
amplos informes e detalhes que abrangeram, 
inclusive, o texto completo do acordo finan-
ceiro firmado em Washington, em 14 de 
setembro de 1951, pelos Srs. John W. Sny-
der, Secretario do Tesouro, Edward G. Miller 
Jr., Secretario-Assistente do Departamento 
de Estado e Herbert E. Gaston e Eugene R. 
Black, Presidentes-Executivos, respectiva-
mente, do Export-Import Bank e do Inter-
national Bank for Reconstruction and De-
velopment, e por mim, na qualidade de 
Ministro da Fazenda do Brasil. 

5. Por esse documento, as Diretorias dos 
dois citados Orgaos financeiros, assistidas 
pelas autoridades governamentais competen-
tes, expressaram sua aprovagao ao prop6- 
sito do Govern() brasileiro de dar execugao 
a um largo programa de obras pUblicas ob-
jetivando a reabilitacao econe•mica e o rea-
parelhamento industrial do Pais. E, dentro 
do maior espirito de compreensao, assegu-
raram que os fundos em moeda estrangeira, 
porventura necessarios a execugao do pro-
grama, serao por eles providos sem demora 
e estarao disponiveis para cobrir quaisquer 
projetos especificos que sejam recomendados 
pela Comissao Mista Brasil-Estados Unidos 
e aprovados pelos respectivos Bancos. 

6. ksse execelente resultado revela, antes 
de tudo, o alto conceito que o Govern() de 
Vossa Excelencia desfruta no exterior e a 
plena confianga depositada na politica fi-
nanceira do seu Governo, alicercada no 
equilibrio orgamentario, no combate a in-
flacao e no firme apoio a iniciativa privada. 
Mas decorre, tambem, em grande parte, da 
extraordinaria simpatia e do decidido aplau-
so com que foi recebida, nos Estados Unidos 
da America, a acertada decisao de Vossa 
Excelencia de buscar, numa legislagao espe-
cial, os recursos em moeda nacional recla-
mados pela execucao dos projetos, na parte 
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relativa as obras a serem efetuadas no Pais 
e aos equipamentos ja de produgdo brasi-
leira. 

7. Na esfera internacional, e notadamente 
em relagao aos paises, como o Brasil, de 
formagao nova e ainda sem caracteristicas 
de estabilidade monetaria, influi substancial-
mente no credito de uma nacao o maior ou 
menor grau de confianca nos metodos e pro-
cessos usualmente adotados para enfrentar 
as crises financeiras periOdicas e os proble-
mas econOmicos. 

8. Por circunstancias diversas, muitas das 
quais tem estado fora da possibilidade de 
contrOle do Governo, as solugOes adotadas 
no Brasil nem sempre corresponderam aos 
principios classicos ou as normas reputadas 
mais convenientes, razao pela qual as nossas 
solicitagOes de credit° nao tern alcancado 
nem as condigOes nem os niveis que as ne-
cessidades brasileiras impoem. 

9. Agora, todavia, uma exceptional opor-
tunidade se oferece, por isso que a orienta-
gdo imprimida por Vossa Excelencia a poli-
tica financeira do seu Governo, especialmen-
te no que toca ao repildio a emissao de 
papel-moeda como fonte supletiva de re-
cursos destinados as necessidades adminis-
trativas normals, levou os organismos finan-
ciadores internacionais a conviccao do acer-
to das presentes iniciativas e do reflexo que 
elas terao sObre o futuro do Pais. 

10. Desaparecido, ou pelo menos já gran-
demente aliviado, o natural receio de que os 
efeitos inflacionarios pudessem conduzir a 
economia brasileira a uma acentuada de-
pressao, abrem-se largas perspectivas esti-
muladoras de investimentos, tanto governa-
mentais como privados, capazes de atrair os 
meios de pagamentos clisponiveis no mercado 
interno como no exterior, e levy-los as ati-
vidades mais convenientes para a elevacao 
do nosso grau de produtividade. 

11. Vossa Excelencia compreendeu nitida-
mente o fenOmeno e, antecipando-se aos fa-
tos, decidiu empreender a imediata recupe-
racao econOmica do Brasil, seja no terreno 
das obrigagOes diretas do Estado, tais como 
portos, estradas, energia eletrica, indUstrias 
basicas, etc., seja concomitantemente corn 
medidas de amparo e protegao a iniciativa 
privada. 

12. Os primeiros estudos da Comissao 
Mista Brasil-Estados Unidos indicaram que  

o programa de Vossa Excelencia deveria 
alcangar, no minimo, a ordem de 20 bilhOes 
de cruzeiros, estimando-se que 50% dessa 
cifra, equivalente a cerca de 500 milhEies de 
&dares, seriam reclamados pela compra dos 
equipamentos importados e pagamentos de 
servigos estrangeiros indispensaveis, en-
quanto os restantes 50% teriam que ser ob-
tidos em moeda brasileira para o fim de 
pagar as aquisicOes de produtos nacionais 
e a m50-de-obra e servicos nativos. 

13. 0 acOrdo financeiro de 14 de setembro 
de 1951 deu-nos a tranquilidade de poder 
confiar em que os recursos em divisas sera° 
obtidos dos Bancos Internacional e de Ex-
portacao e Importagao, bastando que se 
destinem a projetos especificos considerados 
de conveniencia econOmica e efeitos produ-
tivos, merecam a recomendagao da Comis-
sao Mista e sejam aprovados pelos referi-
dos Bancos. 

14. Como fase preliminar, necessitou o 
Govern() brasileiro de assegurar a obtencao 
dos cruzeiros (cerca de 10 bilhOes) que re-
presentam a contribuigao national. Gracas 
ao espirito de cooperagao do Congresso bra-
sileiro foi possivel superar dificuldades de 
diversas naturezas e ainda no exercicio de 
1951 — a tempo de permitir a autorizacao 
orgamentaria 	foi votada e sancionada a 
Lei mauler° 1 474, de 26 de novembro de 
1951, cujo artigo 3.°: 

a) — criou uma taxa adicional de 15% 
a ser paga, em 5 exercicios, por 
-Codas as pessoas juridicas e pelas 
pessoas fisicas sujeitas a mais de 
Cr$ 10 000,00 anuais do Impost° 
de Benda; 

b) — criou uma taxa adicional de 15% 
a ser paga, em 5 exercicios, pelas 
pessoas juridicas, e incidindo sObre 
as reservas e lucros em suspenso 
ou nao distribuidos, corn a natural 
excegao dos fundos de reserva le-
gals e as reservas tecnicas das em-
presas de seguro e capitalizagao; 

c) — estabeleceu o destino dessas quan-
tias, que so podem ser aplicadas no 
execugio de urn programa de rea-
parelhamento de portos e ferrovias, 
aumento da capacidade de armaze-
namento, frigorificos e matadouros, 
elevacao do potential de energia 
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eletrica e desenvolvimento de in-
dOstrias basicas e da agricultura; 

d) — determinou que as importancias 
arrecadadas sejam no decurso do 
6.° exercicio apOs o do respectivo 
recolhimento, acrescidas de uma 
bonificacao e restituidas aos contri-
buintes sob a forma de titulos da 
divida pOblica cuja emissao foi 

autorizada. 

15. A segunda etapa do programa tragado 
por Vossa Excelencia compreendia a auto-
rizagao legislativa, que se impunha, para que 
o Tesouro Nacional pudesse satisfazer as 
exigencias estatutarias do International Bank 
for Reconstruction and Development, se-
gundo as quais os emprestimos desse Banco 
devem contar corn a garantia do Govern° 
em cujo territOrio a feito o investimento. 
Tambem aqui a colaboragao do Congresso 
Nacional se revelou altamente patriOtica, 
pois a Mensagem de Vossa Excelencia en 
caminhando a Camara dos Deputados em 5 
de dezembro de 1951 (capeando a Exposigan 
niunero 1 401, da mesma data, deste Minis-
terio) foi votada em apenas 10 dias, sancio-
nada em 24 de dezembro de 1951, sob n.° 
1 518 e publicada no "Diario Oficial" de 26 
de dezembro do mesmo ano. Ficou o Gover-
no, dessa forma, habilitado a conseguir as 
moedas estrangeiras que se tornarem neces-
sarias para a aquisigao, no exterior, de equi-
pamento ou bens de produgao para o reapa-
relhamento econOmico do Pais. 

16. Resta agora a face mais delicada do 
problema, isto é, a organizagao das normas 
a que se deve sujeitar o funcionamento do 
sistema criado e a subseqiiente aplicacao 
dos recursos em moeda nacional e estran-

geira. 
17. Essa e a finalidade do projeto de lei 
que tenho a honra de submeter a aprecia-
gao de Vossa Excelencia para que, uma vez 
corn 'ele esteja de acOrdo, o encaminhe ao 
Congresso Nacional. 

18. Como vera Vossa Excelencia, esse pro- 
jeto compreende 7 fases distintas, que sao: 

a) — estabelece a qualidade, o tipo, os 
juros, as amortizagOes e o resgate 
dos titulos da divida pUblica corn 
que sera° feitas as restituigOes pre-
vistas no art. 3.° da Lei n.° 1 474; 

b) — cria um fundo especial para fazer 
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face ao servigo de juros, amortiza-
gOes e resgate desses titulos, bern 
como de outros encargos assumidos 
pelo Govern° e relacionados corn o 
programa de reaparelhamento e 
fomento; 

c) — fixa a bonificacao que deve ser 
paga aos contribuintes do Impost° 
de Renda a titulo de compensagao 
pelo congelamento qiiinqiienal das 
importancias que vao pagar como 
"adicional"; 

d) — da poderes ao Ministro da Fazenda 
para aliciar novos recursos, pro-
vindos de poderosas concentragOes 
financeiras, corn o objetivo de am-
pliar a capacidade do Govern° em 
moeda nacional; 

e) — cria urn organismo bancario desti-
nado a atuar como agente do Go-
vern° nas operagOes monetarias li-
gadas ao reaparelhamento; 

f) — dispOe sObre o modo de inclusao, 
no Orcamento da Uniao, das verbal 
destinadas ao funcionamento das 
operagOes do referido organismo, 
ou resgate de seus compromissos; 

g) — complementa, finalmente, certas 
medidas inicialmente constantes 
das Leis n." 1 474 e 1 518 e cuja 
elasticidade era mister ampliar. 

19. Escolheu-se, para os titulos da divida 
pUblica, o nome de "ObrigagOes do Reapa-
relhamento EconOrnico", nem so pelo seu 
nitido carater mais de "obrigagao" do que 
de "apOlices", mas tambem pelo sentido psi-
colOgico de vincular o titulo prOpriamente 
dito ao destino dos recursos cuja criagao 
ele proporcionou. Para facilidade de emis-
sao, e dado o nurnero muito grande de subs-
critores, adotou-se o valor uniforme de Cr$ 
1 000,00, fugindo-se aos titulos multiples 
que encarecem sensivelmente o custo inicial 
e contribuem para a lentidao do servigo de 
juros. Uma inovagao foi introduzida corn o 
objetivo de ilidir o velho e antiquado pro-
cesso de resgate por meio de sorteios: as 
"ObrigagOes" sera° emitidas em vigesimas 
partes, negociaveis e resgataveis isoladamen-
te, o que trara a vantagem de que o paga-
mento anual das amortizacOes (5% do valor 
do titulo) alcancara a totalidade dos porta-
dores e nao apenas um pequeno grupo, 
como ocorre com o regime de loteria. Os 
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tecnicos sao de opiniao que o nOvo sistema 
cria urn poderoso atrativo de conservag5o, 
dando ao portador da "Obrigagao" a corn-
provada seguranga da pontualidade gover-
namental quanto aos juros e resgate, corn-
pensando sobejamente, dessa forma, o au-
mento de servigo material corn que se frac , 

 defrontar as repartigOes do Ministerio da 
Fazenda. 0 resgate total dos titulos fora ini-
cialmente previsto para 10 anos, mas os de-
bates em tOrno do assunto dilataram esse 
prazo para 20 anos, sem diavida mais vanta-
joso sob todos os aspectos, notadamente 
por permitir a mais rapida solidificagao 
patrimonial das entidades beneficiadas pelas 
obras do reaparelhamento, que poder5o des-
tinar menores parcelas ao servigo de juros 
e amortizagOes, aplicando maiores somas nos 
seus investimentos reprodutivos normais. 
Finalmente, foi preferida a taxa de 5% ao 
ano para os juros das novas "ObrigagOes", 
merecendo esse ponto uma particular aten-
ca. °. E fato que a cotagao dos titulos federais 
nas Bolsas de Valores do Pais se tern corn-
portado ultimamente entre os limites de 
68% a 78% do valor nominal, o que eleva 
as taxas reais de juros a media de 6,5% a 
7,8% ao ano, dando a falsa impressao de 
que um titulo a 5% ao ano nao traz atrati-
vos bastantes para ser conservado pelo seu 
tomador. Ocorre, todavia, que essa baixa 
cotagao nao a primordialmente devida a taxa 
de juros e sim a varios outros fatOres, sendo 
prova o fato de que, mesmo a 7,5% ao ano, 
a procura a bastante reduzida, a ponto tal 
que na Bolsa do Rio, em urn dia tornado ao 
acaso (25 de janeiro de 1952), a demanda 

nao atendida era apenas de 1 112 titulos 
para cerca de 10,5 milhOes em circulacAo. 
As "ObrigagOes do Reaparelhamento Eco-
nOmico" sera() "ao portador", e isso provo-
cara a atengao de eventuais compradores 
que nao esquecem ser apenas de 6% (art. 
96, § 1.°, do Regulamento do ImpOsto de 
Renda) a taxa de impOsto que incide sObre 
o rendimento de tais titulos. Alem disso, elas 
so entrarao em circulagao a partir de 1958, 
em "tranches" anuais de 2,5 bilhOes de cru-
zeiros, a primeira das quaffs representara 
urn acrescimo de 25% sobre o montante em 
circulag5o, a segunda 20%, diminuindo gra-
dativamente ate a Ultima que sera apenas 
de 12,5%. No periodo interdecorrente (1952 
a 1957), tern o Governo 5 anos para eliminar 
as causas fundamentais do descredito dos 
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papeis do Estado, regularizando a situagao 
tla divida publica consolidada interna (pro-
jeto nesse sentido já esta em fase final de 
estudo), intervindo nas cotacOes pela politica 
de "open-market", criando condicOes favo-
raveis a desmobilizagao, etc. A Superinten-
dencia da Moeda e do Credit°, outrossim, 
pretende adotar providencias no sentido de 
fazer baixar as taxas gerais de juros de 
depOsitos e de emprestimos bancarios, de 
modo a que em 1958 ji os 5% das "Obriga-
cOes" representem inversao conveniente. 

20. 0 art. 3.° do projeto cria urn "Fundo 
Especial" destinado a recolher todos os tri-
butos que porventura venham a ser criados 
em lei e que se destinem especificamente a 
atender os servigos de juros, amortizagOes 
e resgate dos encargos que forem assumidos 
em virtude da execucao do programa de 
reaparelhamento. A medida se impOe por 
duas rathes principais, a saber: 

a) — o International Bank so financia 
empreendimentos que; alem de 
considerados saos, tenham carater 
reprodutivo. Como a maior parte 
das entidades que vao receber aju-
da financeira pertence ao tipo au-
tarquico, a seguranga de resgate 
tera que advir ou de aumentos de 
renda porventura obtidos, ou de 
diminuigao de gastos (exemplo: 
menor custeio nas ferrovias onde 
a track' a carvao seja substituida 
pela tragao eletrica ou a Oleo) ou de 
taxas, ou sObre-taxas ou tributos 
especiais, impondo-se, nesta hip6- 
tese, criagao por lei, autorizagao 
orgamentaria e fedi' manipulaggo 
sob a forma de "fundo". 

b) — ha que considerar, tambem, a cir-
cunstancia de que o Tesouro Na-
cional vai assumir grandes respon-
sabilidades corn o programa de rea-
parelhamento, indo (em moeda na-
tional) ao pagamento de juros de 
obrigagOes (minirno: 100 milhOes de 
cruzeiros em 1958. Maximo: 475 
milhOes por ano, por 15 anos a par-
tir de 1962, inclusive) e amortiza-
gOes anuais entre 100 e 500 milhOes 
por ano durante todo o tempo da 
emissao. Foi considerado necessario 
criar esse fundo especial de resgate 
como meio de impedir que tais en- 
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cargos viessem a ser atendidos corn 
os recursos normais do Orcamento, 
o que equivaleria a utilizar, para 
esse fim, a renda ordinaria da Na-
ga). 0 Ministerio da Fazenda, ao 
estudar o assunto, teve o cuidado 
de fugir completamente do sistema 
classic°, segundo o qual Vida ope-
ragao de credit° pitblico representa 
uma antecipagao de receita, pro-
curando enquadrar esta emissao 
especial num regime em que cada 
inversao isolada tenha sua auto-
liquidagao, e contribua, portanto, 
para a autornatica liquidacao do 
conjunto. 

21. Acontece que existem diversos tribu- 
tos cuja cobranca já esta autorizada em lei 
e se destina a fins identicos aos previstos nas 
Leis 1 474 e 1 518. Alguns deles produzem 
recursos para investimentos de melhoramen-
to e renovagao; outros servem atualmente de 
garantia a operagoes que permitiram a efeti-
vagao de obras. Respeitados os vfnculos ja 
em vigor, isto é, sem ferir direitos adquiri-
dos, ditos tributos passarao tambem a ser 
recolhidos ao fundo aludido no item 20 e 
assim possibilitarao novos financiamentos 
em beneficio coletivo. 

22. As disposigoes constantes do art. 5. 0 
 sao complementacao do disposto no § 3.° do 

art. 3.° da Lei n.° 1 474, que obrigou o Tesou-
ro Nacional a pagar aos contribuintes do Im-
past° de Renda, no momento em que lhes 
devolver a quantia arrecadada sob a forma 
de adicionais, uma bonificagao que os corn-
pense pelo congelamento dos seus recursos 
durante 5 anos. Foi agora fixado o valor 
exato dessa bonificagao e escolheu-se a taxa 
fixa de 25%, equivalendo aos juros anuais 
de 5% ao ano a que o Tesouro estaria obri-
gado se, em lugar da retengao qiiinqiienal, 
tivesse sumariamente aceito desde logo a 
subscricao de titulos governamentais. Aban-
donada a possibilidade de isentar do Impost° 
de Renda a percepgao dessa bonificagao — 
visto que a natureza desse tributo desacon-
selha isencoes especiais — foi incluido urn 
principio pelo qual se elimina a injustiga 
fiscal que seria o pagar-se em titulo um cer-
to beneficio e cobrar-se no ato, em dinheiro, 
o impOsto devido. Assim a que a bonificagao 
estara sujeita ao mesmo impOsto que incide 
sobre os juros dos titulos da divida publica 

interna ao portador, mas em primeiro lugar 
se fara a respectiva dedugao e so entao se 
entregarao ao contribuinte as "Obrigaciies" 
equivalentes ao liquido apurado. Visando, 
outrossim, a evitar a emissao de titulos de 
pequeno valor, criou-se uma facilidade qua 
permite pagar em dinheiro as importancias 
inferiores a Cr$ 1 000,00, tendo sido estu-
dada mas finalmente abandonada a ideia de 
exigir a complementagao para o fim de en-
tregar mais urn titulo. 

23. 0 art. 6.° do projeto tern por objetivo 
evitar que os contribuintes de menor capa-
cidade financeira sejam envolvidos pelos 
que, como ja ocorreu ao tempo do lanca-
mento das "Obrigaciks de Guerra", corn-
prem corn grande desagio o seu direito 
restituigao e venham a auferir, mais tarde, 
lucros excessivos quando o Govern() efetivar 
a entrega dos titulos pelo seu valor nominal. 
Nao obstante a delicadeza juridica do assun-
to, o Ministerio espera ter encontrado urn 
meio que reduzira senslvelmente os males 
apontados. 

24. 0 art. 7. 0, em que pese a sua aparen-
temente profunda inovaga.o, na realidade 
contem apenas uma fixagao de limites, 
em niveis muito modestos, e a conversao de 
uma faculdade em compulsoriedade. No sis-
tema legal vigente no Pais, tanto as Caixas 
EconOmicas e as companhias de seguros e 
de capitalizagao, como os Orgaos de previ-
dencia social (institutos e caixas) ja estao 
subordinados a leis que os autorizam a ad-
quirir titulos do Govern() para formar parte 
de suas reservas. 0 que agora se estatui 
uma obrigatoriedade segundo a qual devem 
os referidos organismos recolher ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento EconOmico 
(cuja criagao o projeto preve) uma certa 
parcela dos seus recursos para o fim de fi-
nanciar as obras de reaparelhamento eco- 
• parcelas que, tal como acontece corn 
os contribuintes do ImpOsto de Renda, sera°, 
depois de 5 anos, restituidas em "ObrigagOes" 
do Govern°. Como medida de precaugao, os 
paragrafos 2.0  e 3.° admitem restituicao mais 
pronta, em comprovados casos de f Orca 
maior a juizo da Superintendencia da Moeda 
e do Credit°, a qual esse encargo foi come-
tido por se tratar, ate entao, de depOsito 
bancario congelado. 

25. Do art. 8.° em diante, o projeto trata 
da criagao e do funcionamento do organismo 

REVISTA DO BNDE 	 221 



bancario que se julgou conveniente fundar 
para o fim especial de ser o agente finan-
ceiro do Govern° em tOdas as operacOes de 
carater monetario que se referirem ao rea-
parelhamento e ao fomento da economia 
nacional. 

26. Surgiu inicialmente a questa° de saber 
se realmente seria necessario um novo or-
gao para esse fim ou se mais conviria diluir 
os encargos pelo quadro geral do servigo 
pUblico, utilizando a estrutura ja existente. 
Foi preferida a primeira solucao, ja pela 
especie totalmente nova das operagOes a se-
rem levadas a efeito, ja tambem pela flexi-
bilidade e independencia que o novel orga-
nismo precisara ter e que nao foram encon-
tradas, no grau conveniente, nem nas repar-
tigOes do Govern° nem nas empresas ou 
organizagOes de que ele participa. 

27. Assentada a tese da criacao, foi preciso 
definir a natureza da nova instituicao. Par-
tindo da classificacao das operacOes que ela 
iria efetuar, e que se verificou estarem en-
quadradas na especie "emprestimos-depOsi-
tos-financiamento"; depois de examinadas 
muitas modalidades, desde a sociedade de 
economia mista ate as mais modernas formas 
(CorporagOes, Fundos, Bancos, Sociedades 
financeiras, etc.) adotadas em outros paises 
corn objetivos semelhantes; e em face de 
urn sereno balango de vantagens e inconve-
niencias, chegou-se finalmente a conclusao 
de que o tipo mais conveniente seria o ban-
cario. Verificou-se, a seguir, que esse Banco 
iria receber e aplicar recursos provenientes 
da cobranca de adicionais a um impost°, ou 
ate mesmo de tributos novos, devendo em 
consequencia revestir-se da forma autarqui-
ca para o fim de harmonizar a necessidade 
de agao administrativa independente corn a 
fiscalizacao constitutional que o Tribunal da 
Contas exerce sObre todos os responsaveis 
por dinheiro, valores ou material pertencen-
tes a Nagao. 

28. Dessas duas premissas: 

a) — deve ter a forma bancaria; 

b) — ser entidade autarquica 

partiu uma Tonga serie de disposicOes con-
substanciadas nos arts. 8.° ate 20 e que 
constituiu a estruturacao do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Economic°, quer quan-
to a definigao do seu tipo (art. 9.°), quer 

quanto as atividades que devera desenvolver 
(arts. 10 e 11), quer quanto aos seus Orgaos 
de administracao (arts. 12 a 17), quer quan-
to ao quadro de pessoal (art. 18), quer, fi-
nalmente, quanto ao capital inicial e destino 
dos lucros (arts. 19 e 20). 

29. Em linhas gerais, as operacOes do Ban-
co serao devotadas exclusivamente ao rea-
parelhamento e ao fomento econOmico do 
Pais, discriminando-se (art. 11) os casos em 
que se apurou a necessidade de mengao es-
pecifica de certas atribuigOes que colocarao 
o Banco numa posicao singular: de urn lado, 
recebera cruzeiros da ordem global de 10 
bilhOes (art. 3.° da Lei n. 0  1474, de 26 de 
novembro de 1951) e movimentara os cre-
ditos que vierem a ser obtidos no exterior, 
(calcula-se venham a atingir 500 milhOes de 
&dares); e de outro, recolhera as pequenas 
parcelas produzidas pelos investimentos f i-

nanciados e corn elas constituira o monte de 
onde sairao os recursos para amortizaga 
dos encargos assumidos, no Pais e no exte-
rior, em virtude da execucao dos programas 
a que se referem as Leis n." 1 474 (art. 
3.°) e 1 518. Principios limitativos foram in-
cluidos, vedando ao Banco intervir no mer-
cado comercial de dinheiro, mais prOprio 
aos bancos estritamente de depOsitos; pode-
res the foram concedidos para exercer salu-
tar fiscalizagao quanto a aplicacao de re-
cursos oriundos da cobranca de adicionais 
ou em cuja obtencao se haja comprometido 
o patrimOnio nacional, atraves da garantia 
do Tesouro; e sua organizacao esta calcada 
em moldes que the permitirao, sempre que 
a lei estabelecer, exercer outras funcOes no 
mesmo sentido especializado de promover e 
financiar investimentos de natureza estatal 
ou corn carater de utilidade pnblica. 

30. A parte de depOsitos, por seu turno, 
foi restrita ao campo do Estado em suas di-
versas formas, corn excecao apenas para os 
casos especiais previstos no art. 7P do pro-
jeto (Caixas EconOmicas Federais, Orgaos de 
previdencia social e sociedades de seguro e 
capitalizagao), para os que advenham de 
determinagOes judiciais (ja que se trata de 
Banco estatal), para os que resultem de 
operagOes do prOprio Banco ou a elas este-
jam vinculadas, e para os que forem feitos 
por bancos privados em fungao de expressa 
determinagao da Superintendencia da Moeda 
e do Credit°. Esta impedida inteiramente, 
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como se ye, a possibilidade de depOsitos co-
merciais ou de economia, cuja exigibilidade 
a curto prazo nao comportaria as inversOes 
de longo retOrno que vao caracterizar o 
Banco. 

31. Na parte relativa a administragao, fez 
o Ministerio pequenas inovagoes baseadas na 
observagao diaria de grandes organizaciies 
bancarias. Assim a que se reduziu substan-
cialmente a soma de poderes que, via de re-
gra, os Presidentes de bancos concentram 
em suas maos, diluindo-a em tres partes 
distintas: a primeira a cargo de urn Supe-
rintendente corn fortes responsabilidades de 
ordem executiva; a segunda, a cargo de um 
Presidente corn menor Ka° administrativa 
mas corn poder de orientacao e de veto, e a 
terceira a cargo de urn Conselho de Admi- 

nistragao, Orgao maxim° do Banco, de na-
tureza colegial, ao qual cornpetira a direcao 
superior, o controle e demais atos de gestao. 
Deu-se ao Superintendente um mandato 
longo, capaz de assegurar uma estabilidade 
que the permita resistir as injungoes a que 
costumam estar sujeitos os organismos es-
tatais; aos doffs diretores e seis conselheiros 
concedeu-se um mandato menor, igualmen-
te a prazo certo; previu-se a renovagao da 
Diretoria e do Conselho de Administragao 
de tal maneira que jamais sera totalmente 
quebrada a linha geral de orientacao, o que 
permitird conservar a tradicao viva do esta-
belecimento; deixou-se ao criterio do Con-
selho, atraves do Regimento Interno, cuja 
aprovacao reclamara um ato especial do 
Ministro da Fazenda, disciplinar os direitos 
e deveres dos funcionarios, restringindo-se, 

O PORTO DE TUBARAO (FOTO) EM CONSTRUcA0 NO ESPIRITO SANTO, VAI PERMITIR A EXPORTACAO DE 20 
MILHOES DE TIAN° DE MINERIOS DE FERRO. 0 BNDE COLABORA NO PROGRAMA DE EXPANSAO DA CVRD. 
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entretanto, corn severidade, a possibilidade 
de requisigOes que serao permitidas apenas 
nos casos, bem reduzidos, de chefias tecni-
cas especializadas. 

32. ObservagOes praticas aconselharam os 
dispositivos constantes do artigo 21, nem so 
para facilitar os tramites quando forem dis-
cutidos financiamentos no exterior mas tarn-
bem, e especialmente, para preservar o Ban-
co e o Tesouro Nacional dos riscos que as-
sumirao ern conseqiiencia da fianca dada em 
nome do Governo. Por essa razao a que so 
receberao a garantia prevista na Lei n.° 
1 518 os investimentos considerados de real 
interesse national, e cujos contratos corn o 
Banco contiverem clausulas bastantes para 
assegurar a recuperacao dos capitais do Es-
tado e a indispensavel fiscalizagao do seu 
emprego. 

33. Ja os arts. 22 e 23 objetivam comple-
mentar as disposicOes da Lei n.° 1 518, de 24 
de dezembro de 1951, tendo em vista o fato 
de que os juristas consideram indispensavel 
expressa autorizagao legislativa para que o 
Poder Executivo pudesse, em boa forma, 
obrigar o Tesouro Nacional como fiador, 
aceitar as condicOes usuais nas operagOes 
corn organismos financiadores internacionais, 
e tornar valida a clausula que admite o re-
curso ao arbitramento. Essas normas, alias, 
constaram tambem das leis anteriores em que 
o Poder Executivo foi especificamente auto-
rizado a afiangar tees casos concretos: The 
Rio de Janeiro Light & Power Company 
Ltd., Cia. Hidroeletrica do Sao Francisco, 
e mais recentemente a Cia. Nacional de 
Alcalis. 

34. 0 art. 24 do projeto se justifica por si 
mesmo. A uma disposicao que visa evitar a 
dupla tributagao que resultaria de reservas 
e lucros nao distribuidos, sObre os quais haja 
incidido o adicional de 3% criado pela alinea 
b do artigo 3. 0  da Lei n.0  1 474, serem no-
vamente tributados quando da respectiva 
distribuigao aos acionistas. 

35. 0 regime tecnico-contabil, a que se 
deve subordinar a escrituracao do sistema 
criado pelas Leis n." 1 474 (art. 3. 0 ), 1 518 

e pelo incluso projeto, esta minuciosamente 
descrito nos artigos 25 a 27. Trata-se de 
mecanismo que obedece rigorosamente a 
todos os preceitos legais, inclusive quanto 
inclusao orgamentaria, a classificacao do3 

dois "Fundos" (urn de recolhimento, outro 
de resgate) que constituem o arcabougo 
principal, a movimentagao financeira no 
exercicio de 1952, e aos pagamentos anuais 
quer dos juros e amortizacOes das "Obriga-
goes do Reaparelhamento EconOmico", quer 
da restituigao, ern dinheiro, das quantias 
inferiores a Cr$ 1 000,00 cada uma. Para 
facilidade de emprego de tais recursos pre-
viu-se a distribuigao automatica ao Tesouro 
Nacional e a dispensa do registro previo no 
Tribunal de Contas, sem prejuizo da res-
ponsabilidade dos administradores do Banco 
e do prOprio Banco, sObre cuj as contas tem 
o Tribunal e o Congresso Nacional ampla 
agao fiscalizadora (alinea e e f, art. 15 do 
projeto). 

36. E certo que a sobrecarga de servigo 
que se cria para a Divisao do Impost° de 
Renda (vai arrecadar os adicionais) e para a 
Caixa de Amortizagao (vai proceder as res-
tituigOes e atender todo o encargo de juros 
e amortizacOes durante 20 anos) reclama 
uma contra-partida de recursos destinados 
a aparelhar essas duas repartigOes, inclusive 
quanto a pessoal e material, para que fiquem 
habilitadas ao born cumprimento dos gran-
des encargos que a lei lhes esta atribuindo 

e que, sendo de carater transitOrio, nao de-
vem ser atendidos corn recursos permanen-
tes ou definitivos, como seria o caso de ver-
bas orgamentarias. 0 art. 28 soluciona o 
problema, tornando possivel ao Ministro da 
Fazenda empregar, com tal objetivo, 30 
milhOes de cruzeiros ern 1952 e cerca de 
20 milhOes em cada urn dos seguintes exer-
cicios de 1953 a 1956, inclusive, a debito do 
"Fundo de Reaparelhamento EconOmico" e 
subordinado, legicamente, a observancia dos 
demais requisitos legais que regem a ma-
teria. 

37. 0 art. 29 abre o credito especial de 20 
milhOes de cruzeiros, destinado a integrali-
zar o capital social do Banco. Pode, a pri-
meira vista, parecer diminuto esse capital, 
mas a experiencia de organismos semelhan-
tes indica que a grande massa de operagaes 
se baseia em outros recursos que nao os 
de capital, e essa massa esta praticamente 
assegurada pela cobranga de adicionais que 
o Tesouro ja esta autorizado a efetuar, com 
base no art. 39 da Lei n.° 1 474. Quando 
essa fonte estiver extinta, o que se dara de-
pois do exercicio de 1957, entao nova orien- 
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tacao devera ser tomada pelo Govern, sen-
do evidente que o Banco, a essa altura, ja 
se deve encontrar em situacao solida, com 
boas reservas e satisfatOrios meios de operar 
em larga escala. 
38. Os dispositivos do art. 30 foram inclu-
idos apOs o exame das diferentes opinfoes 
expedidas no Congresso Nacional, quando 
dos debates que conduziram a aprovagao 
das Leis n." 1 474 e 1 518. Tornou-se claro, 
entao, o justo desejo dos ilustres represen-
tantes do povo de conhecer anualmente a 
marcha geral do programa de trabalho exe-
cutado e por executar, bem como a demons-
tracao analitica do respectivo movimento 
financeiro. Tao importantes sao, para a vida 
do Pais, as obras de reaparelhamento e fo-
mento que se vao realizar, e tao indispen-
savel e a cooperagan cje todos para a boa 
consecucao desses objetivos da maior signi- 

ficacao para o futuro do Pais, que nao tenho 
a menor clUvida em que a sugerida remessa 
anual de documentos ao Congresso sera de 
grande relevancia por possibilitar ideias e 
sugestiies inspiradas no mais puro patrio-
tismo e que, examinadas corn o devido cui-
dado, podem trazer magnifica colaboragao 
de que, em ultima analise, e a prOpria Na-
ga° que se beneficia. 

39. sao estas, Senhor Presidente, as con-
sideraciies que nao me pude furtar ao dever 
de formular, e que me parecem justificar 
plenamente o incluso projeto de lei, cujo 
envio a Camara dos Deputados tenho a 
honra de solicitar. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelencia os protestos do meu 
mais profundo respeito. 

a) Horacio Lafer." 

0 BNDE FINANCIOU 0 PROGRAMA DE EXPANSAO DA COMISSAO ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA, 
DO R. G. DO SUL. 0 SILO PORTUARIO DE RIO GRANDE (FOTO), DE 20.000 T DE CAPACIDADE ESTATiCA, E 0 

MAIOR DO BRASIL. 
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LEI N.° 1 628, DE 20 DE JUNHO DE 1952 (*) 

Dispae sabre a restituicao dos adicionais criados pelo art. 3. 0  da 

Lei n.0  1 474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respectiva 
cacao; autoriza a emissao de obrigasaes da Divida Pablica Federal; cria 

o Banco Nacional do Desenvolvimento Econeimico; abre cred to especial 

e do outras providencias. 

O Presidente da Republica: 

Fago saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0  - Os titulos da divida pUblica, 
a que se ref ere o artigo 3.° da Lei n.° 1 474, 
de 26 de novembro de 1951, serao emitidos 
corn o nome de "Obrigagoes do Reapare-
lhamento EconOrnico" e vencerao juros 
taxa de 5% (cinco por cento) ao ano, paga-
veis semestralmente. 

§ 1.° - Os titulos serao ao portador, do 
valor nominal uniforme de Cr$ 1 000,00 (mil 
cruzeiros) e negociaveis em tOdas as Balsas 
do Pais. 

§ 2.° - A emissao das "Obrigagoes" sera 
feita em series anuais nunca inferiores a 
Cr$ 2 500 000 000,00 (dois bilhOes e qui-
nhentos mill-15es de cruzeiros) cada uma, 
podendo o saldo de uma incorporar-se a 
serie ou series seguintes, observado o limite 
da emissao. 

§ 3.° - E elevada para Cr$ 	  
12 500 000 000,00 (doze bilhOes e quinhentos 
milhoes de cruzeiros) a autorizagao para 
emissao de titulos, prevista no § 3. 0  do art. 
3.0  da Lei nUmero 1 474. 

Art. 2.° -- 0 resgate das "ObrigagOes do 
Reaparelhamento EconOmico" sera efetuado, 
a partir do exercicio seguinte ao de sua 
emissao, em 20 (vinte) prestagOes anuais, 
iguais, cada uma equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor nominal do titulo. 

Paragrafo imico - Para facilidade do 
resgate, os titulos serao emitidos em vigesi-
mas partes, negociaveis e resgataveis isola-
damente. (1) 

Art. 3.0  - A fim de assegurar o servigo 
regular de juros, amortizacOes e resgate, de 
que trata o art. 2.° desta Lei, e criado um 
"Fundo Especial de Juros, AmortizagOes e 
Resgate das ObrigagOes do Reaparelhamento 

(*) Publicada no "Diario Oficial" de 20 de junho de 
1952. 

(1) Revogado pelo § 10, art. 2. 0, da Lei n.0 2 973, 

de 26-11-56. 

Econamico", que sera constituido de taxas, 
sobretaxas, rendas ou contribuicOes, no todo 
ou em parte, que forem criadas por lei e 
resultarem de obras, servigos ou investi-
mentos custeados, ampliados ou reaparelha-
dos corn o produto de receitas ou operagOes 
de credit() de que tratam esta Lei e as de 
n." 1 474 (art. 3.°) e 1 518. 

Art. 4.0  - Ao Fundo de que trata o art. 
3.° serao tambem recolhidas, respeitados os 
vinculos ja em vigor, as taxas, sobretaxas, 
rendas ou contribuigoes existentes nesta data 
e destinadas a fins identicos aos previstos 
nesta Lei e nas de n." 1 474 (§ 1.° do art. 
3.°) e 1 518, desde que se destinem a aten-
der ao servico de juros, amortizacoes e res-
gate dos encargos assumidos pelas respecti-
vas entidades para custeio ou financiamento 
de programas ou projetos de reaparelha-
mento, ampliacao ou fomento, nos termos 
das referidas Leis. 

Art. 5.° - A bonificagao de que trata o 
§ 3.° do art. 3.° da Lei n.° 1 474, de 26 de 
novembro de 1951, sera de 25% (vinte e 
cinco por cento), paga de uma so vez. 

§ 1.° - 0 Impost° de Renda devido pela 
percepgao dessa bonificagao sera deduzido 
no ato, e cobrado na mesma base aplicada 
aos juros dos titulos da divida pUblica fe-
deral, ao portador. 

§ 2.° - 0 pagamento da bonificagao, de-
duzido o impost() a que se refere o para-
grafo anterior, sera feito em titulos da di-
vida pUblica emitidos em virtude do art. 1.° 
desta Lei. 

§ 3.° - Sera restituida em dinheiro, a 
debit° do Fundo a que se refere o § 1.° do 
art. 3.° da Lei n.° 1 474, a fracao dos adi-
cionais e da bonificagao que nao atingir 
Cr$ 1 000,00 (mil cruzeiros). 

Art. 6.° - E pessoal o direito a restitui-
gao dos adicionais e da bonifickao de que 
trata esta Lei, nao podendo ser cedido a 
qualquer titulo nem penhorado, nem dado 
em garantia salvo ao Tesouro Nacional. 
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Paragrafo imico — A entrega das obri-
gacOes respectivas so podera ser feita ao 
prOprio contribuinte, aos seus sucessores 
causa-mortis, inclusive o inventariante do 
seu espOlio, ao sindico da sua massa falida 
ou a procurador constituido por instrumen-
to public° outorgado nos 120 (cento e vinte) 
dias que antecederem a entrega. 

Art 7.° — 2 o Poder Executivo, por in-
termedio do Ministro da Fazenda, autorizado 
a determiner, quando necessario, em cada 
urn dos exercicios de 1952 a 1956, inclusive, 
as importancias que as Caixas EconOmicas 
Federais, as empresas de seguro e de capi-
talizacao e os Orgaos de previdencia social, 
tendo em vista as respectivas disponibilida-
des e reserves tecnicas, devam recolher ao 
Banco de que trata o art. 8.° desta Lei, para 
financiamento de parte das inversOes ou des-
pesas corn a execucao de programas de rea-
parelhamento econOmico, dentro das seguin-
tes limitagOes anuais: (2) 

I — ate 4% (quatro por canto) do valor 
total dos depOsitos das Caixas EconOmicas 
Federais; 

II — ate 25% (vinte e cinco por cento) 
das reserves tecnicas que as companhias de 
seguro e capitalizacao devam constituir cada 
ano; 

III — ate 3% (tres por cento) da receita 
anual dos Orgaos de previdencia social, ex-
cluida a quota que cabe a Uniao. 

§ 1.0  — Essas importancias serao, no de-
curso do 6.° (sexto) exercicio apOs o do res-
pectivo recolhimento, integralmente restitui-
das, observando-se o disposto no § 3P do 
art. 3.0  da Lei n.° 1 474, e legislagao corn-
plementar. 

§ 2.0  — Em caso de comprovada farce 
maior, a juizo da Superintendencia da Moe-
da e do Credit°, a restituicao podera ser 
efetuada em prazo inferior ao previsto no 
§ 1.0  deste artigo, observando-se as demais 
disposigOes legais. 

§ 3.° — Na hipOtese do § 2.°, a bonifica-
cao a que elude o artigo 5. 0  desta Lei sera 
proporcional ao tempo decorrido, na base de 
5% (cinco por cento) ao ano. 

Art. 8.° — Para dar execucao aos obje-
tivos desta Lei, been como da Lei n.° 1 518, 
de 24 de dezembro de 1951 e do art. 3.° da 
Lei n.° 1 474, de 26 de novembro de 1951, 

(2) Modificado pelo art. 9. 0, da Lei n.° 2 973, de 
26-11-56. 

criado, sob a jurisdicao do Ministerio da 
Fazenda, o Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Economic°, que tambem atuara, como 
agente do Governo, nas operacOes financei-
ras que se referirem ao reaparelhamento e 
ao fomento da economia nacional. 

Art. 9.0  — 0 Banco tera autonomia ad-
ministrative e personalidade juridica prO-
pria, gozando, como servico public° federal, 
de Vides as vantagens e regalias respectivas, 
inclusive quanto a impostos, taxas, direitos 
aduaneiros, juros moratOrios, impenhorabi-
lidade de bens, faro e tratamento nos pleitos 
judiciais. 

Art. 10 — 0 Banco exercera Vides as 
atividades bancarias, na forma da legislagao 
em vigor, dentro de limites e condigOes que 
serao fixados no regimento interno, e mais 

os seguintes: 
I — SO podera receber depOsitos: 

a) de entidades governamentais ou au-
tarquicas; 

b) de sociedades de economia mista em 
que preponderem as awes do Poder 
blico; 

c) de bancos, quando e nas condigOes que 
forem estabelecidas pela Superintendencia 
da Moeda e do Credito; 

d) de sociedades de seguro e capitalize-
cao, para os fins do art. 7P desta Lei; 

e) judiciais; 
f) que resultarem de operagOes realize-

das pelo Banco ou que a elas estejam dire-
tamente vinculadas. 

II — SO podera efetuar emprestimos ou 
financiamentos corn os objetivos de reapa-
relhamento e fomento estabelecidos nas Leis 
n." 1 474 (artigo 3.°) e 1 518. 

Art. 11 — Sao atribuic6es do Banco, alem 
das que the de o artigo 10 desta Lei: 

I — receber os recursos provenientes da 
cobranca, pelo Tesouro Nacional, dos adicio-
nais de que trata o art. 3.° da Lei n.° 1 474 
ou outros tributos criados em lei; 

II — movimentar creditos obtidos no ex-
terior para o financiamento do programa de 
reapareihamento e fomento previsto nas Leis 
n.° 0  1 474 (art. 3.°) e 1 518; 

III — promover, mediante instrucOes do 
Ministro da Fazenda, o atendimento dos 
compromissos, diretos ou indiretos, assumi-
dos pelo Govern° na execucao do referido 
programa, ou de outros em cujo financia-
mento participar por forge de lei; 

IV — receber o produto da cobranca de 
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impostos, taxas, sobretaxas, rendas ou con-
tribuigOes de quaisquer especie, que se des-
tinem a custear as inversOes ou despesas 
corn o reaparelhamento economic° a cargo 
da Uniao, dos Estados e Municipios ou so-
ciedades de economia mista em que prepon-
derem agOes do Poder Public°, ou que te-
nham por objetivo atender ao servigo de 
juros, amortizacOes e resgate de encargos 
assumidos para o mesmo fim; (3) 

V — satisfazer, diretamente ou por in-
termedio de outros Organs, as obrigagOes 
decorrentes do servico de juros, amortiza-
cOes e resgate dos encargos assumidos no 
Pais ou no exterior, em virtude da execucao 
de programas de reaparelhamento e fomen-
to, inclusive quanto as obrigagOes governa-
mentais referidas no art. 1.° desta Lei; 

VI — controlar e fiscalizar a aplicacao 
dos recursos, de qualquer procedencia, des-
tinados a obras, servigos ou investimentos 
para cujo financiamento, total ou partial, 
venha o Tesouro Nacional a dar a sua ga-
rantia ou fornecer os recursos, conforme 
previsto na Lei n.° 1 518, de 24 de dezembro 
de 1951, e no art. 3. 0  da Lei n.0  1474, de 
26 de novembro de 1951: 

VII — contratar no exterior, por si ou 
como agente de governos, entidades au -tar-
quicas, sociedades de economia mista e or-
ganizagOes privadas, a abertura de creditos 
destinados a execucao do programa de rea-
parelhamento e fomento de que tratam esta 
Lei e as de n." 1 474 (art. 3.°) e 1 518, nos 
termos e condigaes nelas previstos; 

VIII — efetuar, sempre que autorizado 
em lei, outras operagOes visando ao desen-
volvimento da economia national. 

Art. 12 — Sao Orgaos de administragao 
do Banco: (4) 

I — a Diretoria composta de 4 (quatro) 
membros de livre nomeagao do Presidente 
da RepUblica, sendo: 

a) Presidente, demissivel "ad-nutum"; 
b) Diretor-Superintendente, corn manda-

to de 5 (cinco) anos; 
c) 2 (dois) Diretores, corn mandato de 

4 (quatro) anos cada urn. (5) 

(3) Modificado pelo art. 36, da Lei n.° 2973, de 
26-11-56. 

(4) 0 art. 37, da Lei n. 0  2 973, de 26-11-56, determinou 
acrescentar-se, como 4. 0, o seguinte paragrafo: 
§ 4.0  — Cs membros do Conselho de Administractio 
so poderao ser reconduzidos por urn ndvo mandato. 

(5) 0 art. 19, da Lei n. 0  2 973, de 26-11-56, aumentou 
de dois para quatro o nOmero de diretores. 

II — o Conselho de Administracao, corn-
-posto de: 

a) o Presidente do Banco, como Presi-
dente do Conselho apenas corn voto de 
qualidade; 

b) 6 (seis) membros, corn mandato de 
3 (tres) anos cada um, livremente nomeados 
pelo Presidente da RepUblica, entre cidadaos 
de reconhecida idoneidade moral e compro-
vada capacidade. 

§ 1.0  — 0 primeiro mandato de urn dos 
diretores referidos na alinea c, item I, sera 
de 2 (dois) anos. 

§ 2.° — 0 Conselho de Administragao 
sera anualmente renovado pelo terco. 

§ 3.° — Na composigao initial do Conse-
lho de Administracao, dois dos seus mem-
bros terao mandato de 1 (urn) ano, dois terao 
mandato de 2 (dois) anos e dois terao man-
dato normal de 3 (tres) anos. 

Art. 13 — Sao atribuigOes do Conselho 
de Administracao: 

a) organizar e modificar o regiment° in-
terno do Banco que devera ser aprovado 
por ato do Ministro da Fazenda. 

b) tomar conhecimento das operagOes do 
Banco, tragar-lhes a orientagao geral e fixar 
as taxas de juros que o Banco abonara aos 
seus depositantes ou aplicara em seus em-
prestimos, dentro dos limites legais; 

c) criar ou extinguir cargos ou fungoes, 
fixando os respectivos vencimentos e vanta-
gens, mediante proposta do Diretor-Supe-
rintendente; 

d) examinar e julgar os balancetes e ba-
langos do Banco, financeiros ou patrimo-
niais; 

e) examinar e dar parecer sabre a pres-
tack) antral de contas do Banco; 

f) deliberar sabre operaciles que elevam 
a mais de 50 (cinqUenta) milhOes de cru-
zeiros a responsabilidade de urn so cliente; 

g) examinar, orientar e aconselhar a Di-
retoria nos assuntos sabre os quais esta in-
vogue o seu pronunciamento; 

h) prover interinamente, ate que o Pre-
sidente da RepUblica o faga em carater efe-
tivo, as vagas de diretores cuja substituigao 
nao esteja expressamente prevista; 

i) distribuir os servigos do Banco entre 
os diretores, observado o disposto em lei; 

j) apreciar e julgar os vetos do Presi-
dente as deliberagOes da Diretoria; 

k) autorizar a alienacao de bens desne-
cessarios ao use do Banco ou cuja proprie- 
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dade tiver adquirido em virtude de liqui-
dagao de suas operagOes; 

1) autorizar remancia de direitos, transa-
cao e compromisso arbitral, podendo esta-
belecer normas e delegar poderes. 

Paragrafo Unico — 0 Conselho de Ad-
ministracao reunir-se-A ordinariamente uma 
vez por semana e deliberara corn a presenga 
da maioria dos seus membros. 

Art. 14 — E da competencia da Diretoria: 

a) exercer os poderes e as atribuigoes 
que a lei e o regimento interno the confe-

rirem; 
b) decidir sObre as operacOes do Banco 

corn as ressalvas da letra f do art. 13 e da 

letra b do art. 16; 
c) resolver todos os assuntos da diregao 

executiva do Banco, ouvindo o Conselho de 
Administracao nos casos omissos. 

Paragrafo Unico — A Diretoria se reunira 
ordinariamente uma vez por semana e ex-
traordinariamente sempre que fOr convocada 
pelo Presidente do Banco. 

Art. 15 — Compete ao Presidente do 
Banco: 

a) representar o Banco em suas relagOes 
corn terceiros, em Juizo ou fora dele, sem 
prejuizo do disposto no art. 16; 

b) convocar extraordinariamente o Con-
selho de Administragao e a Diretoria, sem-
pre que necessario; 

c) presidir as reuniOes da Diretoria e (JD 
Conselho de Administracao, corn o voto de 
qualidade; 

d) vetar deliberagOes da Diretoria sub-
metendo seu veto a apreciagao do Conselho 
de Administracao; 

e) enviar ao Tribunal de Contas, ate 31 
de janeiro de cada ano, as contas dos ad-
ministradores do Banco, relativas ao exerci-
cio anterior, para os fins do art. 77, n.° II, 
da Constituigao Federal; 

f) enviar ao Tribunal de Contas, ate 31 
de janeiro de cada ano, as contas gerais do 
Banco relativas ao exercicio anterior, as 
quais serao examinadas, juntamente corn as 
contas do Presidente da Republica e corn 
estas enviadas ao Congresso Nacional. 

Art. 16 — Compete ao Diretor-Superin-
tendente: 

a) substituir o Presidente em seus impe-
dimentos ocasionais, sem prejuizo do exer-
cicio normal de suas fungOes; 

b) administrar e dirigir os negOcios or-
dinarios do Banco, decidindo as operagOes  

que nao elevem a mais de 5 (cinco) milhOes 
de cruzeiros a responsabilidade de urn so 
cliente; 

c) outorgar e aceitar escrituras e nelas 
intervir, assinando-as corn o Presidente ou 
outro diretor; 

d) nomear, remover, punir ou demitir 
funcionarios de qualquer categoria, conceder 
licengas e abonar faiths, podendo delegar 
poderes, salvo quando se tratar de nomea-
gao, promogao ou demissao; 

e) superintender e coordenar o trabalho 
dos diferentes setores do Banco e velar pelo 
fiel cumprimento das deliberagOes da Dire-
toria e do Conselho de Administragao. 

Art. 17 — Os Diretores referidos na ali-
nea c, item I, do art. 12 desta Lei terao as 
atribuigOes que lhes forem determinadas no 
regimento interno. 

Art. 18 — Os direitos e deveres dos fun-
cionarios do Banco serao fixados no regi-
mento interno. 

§ 1.0  — SOmente para o exercicio, em 
comissao, de chefias tecnicas especializadas 

permitida a admissao, em razao de requi-
sicao ou contrato, de servidores pUblicos ou 
autarquicos e de funcionarios de bancos sob 
contrOle do Estado. 

§ 2.° — Na hipOtese do paragrafo ante-
rior a necessaria expressa autorizacao, em 
cada caso, do Conselho de Administragao. 

Art. 19 — 0 capital initial do Banco 
sera de 20 (vinte) milhOes de cruzeiros, 
fornecidos pelo Tesouro Nacional a conta do 
credit() especial a que se refere o art. 29. 

Art. 20 — Os lucros liquidos do Banco 
serao considerados reservas e sempre que 
atinjam quantia igual a do capital a ele serao 

incorporados. 

Art. 21 — Podera ser dada por interme-
dio do Banco Nacional do Desenvolvimento 
EconOmico a garantia do Tesouro Nacional 
prevista na Lei n.° 1 518, de 24 de dezembro 
de 1951, observadas as seguintes condigOes: 

a) ter o investimento sido considerado de 
interesse nacional por despacho do Presi-
dente da RepUblica, mediante proposta do 
Ministro da Fazenda; 

b) aprovagao da operagao, seus detalhes 
de prazo, amortizacOes, juros, etc., obedecido 
o disposto nos arts. 13 (item f), 14 (item b) 
e 16 (item b) desta Lei; 

c) obrigagao, por parte da entidade fi-
nanciada, de recolher ao Banco as quotas 
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ou contribuicoes destinadas ao servigo de 
juros e amortizagiies; 

d) sub-rogacao do Banco em todos os 
direitos e garantias dadas pelas entidades 
financiadas aos organismos financiadores, no 
caso em que o Governo se veja obrigado a 
honrar a sua garantia; 

e) fiscalizagao, pelo Banco, da aplicagao 
do financiamento recebido. 

Art. 22 — No exercicio da autorizagao 
contida na Lei n.° 1 518, de 24 de dezembro 
de 1951, podera o Poder Executivo obrigar 
o Tesouro Nacional como fiador e principal 
pagador da quantia mutuada e seus acess6- 
rios, e praticar todos os atos julgados neces-
sarios ao referido fim. 

Art. 23 — 0 Tesouro Nacional, contra-
tando diretamente ou por intermedio do 
Banco, podera aceitar as clausulas e condi-
goes usuais nas operagOes corn organismos 
financiadores internacionais, sendo valid° o 
compromisso geral e antecipado de dirimir, 
por arbitramento, Vedas as dilvidas e con-
troversias. 

Art. 24 — 0 adicional de 15%, estabele-
cido pela alinea a do art. 3.0  da Lei n.0  1 474, 
nao alcangara o ImpOsto de Renda devido, na 
fonte ou em poder das pessoas fisicas, pela 
posterior distribuigao das reservas e lucros 
em suspenso ou nao distribuidos, sobre os 
quaffs comprovadamente haja incidido a taxa 
adicional de 3% criada pela alinea b do art. 
3.0  da referida Lei. 

Art. 25 — Constarao anualmente do Or-
camento da Uniao, como receita: 

I — nos exercicios de 1953 a 1956, inclu-
sive: o produto da cobranga dos adicionais 
a que se refere o art. 3. 0  da Lei n.° 1 474, 
de 26 de novembro de 1951; 

II — a partir do exercicio de 1953, in-
clusive: o produto da cobranga das taxas, 
sobretaxas, rendas e contribuigOes a que se 
referem os arts. 3.° e 4.° desta Lei, e de 
quaisquer tributos que forem criados em lei 
para financiamento das operagoes do Banco 
ou atendimento de encargos por ele assu-
midos; 

III — a partir do exercicio de 1958, in-
clusive: os recursos que o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econamico deve anual-
mente fornecer ao Tesouro Nacional para 
atender ao servigo de juros e amortizagoes 
das "Obrigagoes do Reaparelhamento Eco-
namico". 

IV — a partir do exercicio de 1958, in- 

elusive: os recursos que o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Economico deve anual-
mente fornecer ao Tesouro Nacional, a de-
bit° do Fundo a que se refere o § 1. 0  do 
art. 3.0  da Lei n.° 1 474, para atender aos 
pagamentos em dinheiro estabelecidos no § 
3.° do art. 5.° desta Lei. 

Paragrafo imico — No exercicio de 1952, 
o produto da cobranga dos adicionais a que 
se refere o item I deste artigo, constituindo 
fundo especial corn personalidade prOpria, 
sera depositado no Banco Nacional do De-
senvolvimento EconOrnico e livremente mo-
vimentado pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 26 — Importancias iguais, respecti-
vamente, as que constarem da receita em 
virtude do artigo anterior, deverao figurar 
no mesmo Orgamento, na parte da despesa, 
anexos do Ministerio da Fazenda, a saber: 

I — nos exercicios de 1953 a 1956, inclu-
sive: sob a subconsignagao "Fundo do Rea-
parelhamento Econemico", para ser entre-
gue ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econamico; 

II — a partir do exercicio de 1953, in-
clusive: sob a subconsignagao "Fundo Espe-
cial de Juros, AmortizagOes e Resgate das 
Obrigagoes do Reaparelhamento Econernico" 
para ser entregue ao Banco Nacional do De-
senvolvimento Econemico; 

III -- a partir do exercicio de 1958, in-
clusive: como dotagao especial, consignada a 
Caixa de Amortizacao, para atender ao ser-
vigo de juros, amortizagoes e resgate das 
"Obrigagoes do Reaparelhamento Econe-
mico"; 

IV — a partir do exercicio de 1958, in-
clusive: como dotagao especial, consignada 
Caixa de Amortizagao, para atender aos pa-
gamentos em dinheiro a que se refere o § 
3.° do art. 5.° desta Lei. 

Art. 27 — Os creditos orgamentarios a 
que se refere o artigo anterior independem 
de registro previo no Tribunal de Contas e 
sua distribuigao sere  feita automaticamente 
ao Tesouro Nacional, que lhes dare o res-
pectivo destino. 

Art. 28 — No exercicio de 1952, o Minis-
tro da Fazenda podera, a debit° do "Fundo 
do Reaparelhamento Econamico", aplicar ate 
Cr$ 30 000 000,00 (trinta milhOes de cruzei-
ros) no aparelhamento da Divisao do Im-
past° de Renda e da Caixa de Amortizacao, 
inclusive em despesas de pessoal e material, 
para o fim especial de habilita-las ao born 
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cumprimento do disposto nesta Lei e nas de 
n." 1 474 (art. 3.°) e 1 518. 

Paragrafo lame° — Nos exercicios de 1953 
a 1956, inclusive, o Ministro da Fazenda po-
dera aplicar, corn o mesmo objetivo e tam-
bem a debit° do Fundo do Reaparelhamento 
Economic°, importancia nao superior a 1% 
(urn por cento) do valor total dos adicionais 
arrecadados em cada urn daqueles exercicios. 

Art. 29 — E o Poder Executivo autori-
zado a abrir, no Ministerio da Fazenda, o 
credit° especial de 20 (vinte) milhOes de 
cruzeiros que o Tesouro Nacional entregara 
ao Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
nomic° para o fim especial de constituir o 
capital corn que o referido Banco iniciara 

suas operagOes. 

Art. 30 — Dentro de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do inicio da Sessao Legisla-
tiva Ordinaria, o Poder Executivo enviara 
ao Congresso Nacional urn relatOrio comple-
to sObre o desenvolvimento do programa re- 

ferido nas Leis n." 1 474 (art. 3. 0) e 1 518, 

contendo: 
a) exposicao justificativa do programa de 

trabalho a ser executado no exercicio em 

curso: 
b) relacao das obras e servicos executa-

dos no ano anterior, acompanhada de de-
monstragao analitica do movimento finan-
ceiro do mesmo exercicio e, cumulativamen-
te, dos exercicios ja decorridos. 

Art. 31 — 0 Poder Executivo regulamen-
tar* dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 
a execucao desta Lei. 

Art. 32 — Esta Lei entrara ern vigor na 

data de sua publicagao. 
Art. 33 — Revogam-se as disposigOes em 

contrario. 
Senado Federal, em 20 de Junho de 1952. 
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1952, 131.° 

da Independencia e 64.° da Republica. 

GETVLIO VARGAS 
Horatio Lafer 
Oswaldo Carij6 de Castro 

LEI N.° 1 474, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1951 (1 
Modifica a legislacao do Impasto sabre a Renda 

• • 	• • 	• • 	 • • 	• • 	• • 	• • 	• 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 

Art. 3.° — 0 impost() de que trata a Lei 

n.0  154, de 25 de novembro de 1947, e regu-
lamentada pelo Decreto n. 0  24 239, de 22 

de dezembro de 1947, nos exercicios de 1952 
a 1956, inclusive, sera acrescido de urn adi-
cional que sera calculado sObre as impor-
tancias devidas pelos contribuintes, a partir, 
quanto as pessoas fisicas, de Cr$ 10 000,00 
(dez mil cruzeiros) assim discriminado: 

a) 15% (quinze por cento) sabre o mon-
tante do impost° a pagar; 

b) 3% (tres por cento) sabre as reser-
vas e lucros em suspenso ou nao distribui-
dos, em poder de pessoas juridicas, formados 
ou escriturados a partir do ano base de 1951, 
inclusive, salvo o fundo de reserva legal e 
as reservas tecnicas das companhias de se-
guro e tle capitalizacao. 

§ 1.0  — 0 montante do adicional a que 
se refere o artigo constituira fundo especial, 
corn personalidade contabil, e sera aplicado 
na execucao do programa de reaparelha- 

(*) Publicada no "Diario Oficial" de 26 de novembro 
de 1951. 
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mento de portos e ferrovias, aumento da 
capacidade de armazenamento, frigorificos e 
matadouros, elevagao do potencial de ener-
gia eletrica e desenvolvimento de indUstrias 

basicas e de agricultura. 

§ 2.0  — Os lancamentos relativos as taxas 
adicionais a que se refere este artigo serao 
processados pelas Delegacias Regionais e 
Seccionais do ImpOsto de Renda, que toma-

rao por base: 

I — quanto a taxa de 15% (quinze por 
cento) a que estao sujeitas as pessoas fisicas 
e juridicas, o Impest° de Renda devido em 
cada um dos exercicios de 1952 a 1956, in-

clusive; 
II — quanto a taxa de 15% (quinze por 

cento) a que estao sujeitos os contribuintes 
de que tratam os artigos 92, 97 e 98 do De-
creto n.° 24 239, de 22 de dezembro de 1947 

e o 96, incisos 3.0  a 5.0, com as modificagOes 

desta lei, o impost° a ser recolhido em cada 
um dos exercicios financeiros de 1952 a 

1956, inclusive; 
III — quanto a taxa de 3% (tres por 

cento) de que trata este artigo, o valor das 
reservas e lucros suspensos ou nao distri- 
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buidos, formados ou escriturados em cada 
urn dos anos, de 1951, inclusive, e constan-
tes das respectivas declaragOes de rendimen-
to das pessoas juridicas. 

§ 3.0  — As importancias provenientes da 
cobranga do adicional de que trata este ar-
tigo, serao, no decurso do sexto exercicio e, 
apes o do respectivo recolhimento, com uma 
bonificacao, restituidas em titulos da divida 
peblica federal, cuja emissao fica o Poder 
Executivo autorizado a fazer ate a impor-
tancia de Cr$ 10 000 000 000,00 (dez blhoes 
de cruzeiros). 

§ 4.0  — Uma lei especial regulars a apli-
cacao do fundo a que se refere este artigo, 
devendo suspender-se a cobranga dos adi-
cionais referidos se ate 1 de julho de 1952 
nao estiverem aprovados os primeiros pro-
jetos, corn a colaboragao expressa das enti-
dades estrangeiras fianciadoras. 

§ 5.0  — Na hipetese de pagamento de 
pessoas fisicas ou juridicas em quatro pres- 

tacOes do ImpOsto de Renda a contribuicao 
adicional de 15% (quinze por cento) a que 
se refere este artigo sera cobrada em sepa-
rado, como quinta prestagao. 

§ 6.° — A multa de mora relativa a essa 
prestagao tera a mesma aplicagao atribuida 
ao fundo a que se destina e nao sera resti-
tuida. 

Art. 4.° — 2 revogado o § 3.° do art. 20 
do Decreto n. 0  24 239, de 22 de dezembro de 
1947. 

Art. 5.° — Esta Lei entrara em vigor na 
data de sua publicagao aplicando-se as taxas 
nela previstas aos rendimentos, embora an-
teriormente produzidos, cuja declaragao seja 
feita a partir de 1 de janeiro de 1952, revo-
gadas as disposicoes em contrario. 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1951; 
130.° da Inclependencia e 63.° da Republica. 

GETULIO VARGAS 
Horatio Lafer 

LEI N.° 1 518, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1951 (*) 

Autoriza o Poder Executivo a dar a garantia do Tesouro Nacional a 

operacrio de credit° at o limite de 1155 750,000,000.00 (setecentos e cin-

qiienta milhoes de doilares), destinados ao reaparelhamento de portos, 

sistemas de transportes, aumento da capacidade de armazenamento, frigo-

rificos e matadouros, elevactio do potential de energ -a eletrica e desen-
volvimento de indUstrias e agricultura. 

O Presidente da Republica: 

Fago saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0  — E o Poder Executivo autori-
zado a contratar creditos, ou dar a garantia 
do Tesouro Nacional a creditos que vierem 
a ser obtidos no exterior para o fim espe-
cial de financiar o programa de reaparelha-
mento de portos, sistemas de transportes, 
aumento da capacidade de armazenamento, 
frigorificos e matadouros, elevagao do po-
tencial de energia eletrica e desenvolvimento 
de indestrias basicas e agricultura, em com-
plemento do que dispoe o artigo 3.° da Lei 
n.0  1 474, de 26 de novembro de 1951, ate 
o limite de US$ 500,000,000.00 (Quinhentos 
milhOes de &Mares), ou o eqiiivalente em 
outras moedas. 

(*) Publicada no "Mario Oficial" de 26 de dezembro 
de 1951. 

Art. 2.° — Fica o Poder Executivo igual-
mente autorizado a dar garantia do Tesouro 
Nacional a creditos que forem concedidos, 
por organismos financiadores estrangeiros e 
internacionais aos Estados e Municipios, bem 
como a sociedades de economia mista em que 
preponderarem as agOes do Poder Peblico e 
que explorem servigos peblicos, desde que 
as operagoes se destinem a realizagao de 
empreendimentos relacionados com esses 
servicos, ate o limite, no conjunto, de US$ 
250,000,000.00 (duzentos e cinqiienta milhoes 
de delares), ou eqiiivalente em outras mo-
edas. 

Art. 3.0  — Esta Lei entrara em vigor na 
data de sua publicagao. 

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1951; 
130.° de Independencia e 63. 0  da Republica. 

GETULIO VARGAS 
Horatio Lafer 
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informacues 
RESTITUICAO DO ADICIONAL AO IMPOSTO DE RENDA 

Indagag6es vem sendo feitas ao BNDE, a 
respeito do atraso que ocorre na devolugao 
do adicional restituivel do ImpOsto de Renda 
e dos depOsitos compulsOrios. Nos paragra-
fos seguintes, esclarece-se a materia, de 
modo conveniente. 

NORMAS REGULADORAS 

0 Decreto n.° 42 915/57, ao expedir as 
normas reguladoras da devolugan do adi-
cional restituivel do Imposto de Renda e dos 
depOsitos compulsOrios, de que tratam as 
Leis n." 1 474/51, 1 628/52 e 2 973/56, deter-
minou que os mesmos seriam devolvidos aos 
contribuintes e depositantes, acrescidos da 
bonificagao de 25%, em "ObrigagOes do Rea-
parelhamento Econamico", sendo a emissao 
dos referidos titulos feita em series anuais, a 
partir de 1958, e a cargo da Caixa de Amor-
tizacao. 

A fim de possibilitar a emissao e entrega 
das ObrigagOes, aquele Decreto incumbiu as 
Contadorias Seccionais e Recebedorias Fe-
derais nos Estados da Guanabara e de Sao 
Paulo, sob o contrOle e orientagao da Con-
tadoria Geral da RepUblica, de elaborar, 
para cada estagao arrecadadora e por exer-
cicio, relacionamentos a serem remetidos em 
duplicata a Caixa de Amortizacao, contendo: 

a) — nome do contribuinte; 

b) nUmero do recibo ou guia de re-
colhimento; 

c) — importancia e data do pagamento; 

d) — bonificagao de 25%;  

e) — deducao do Impost° de Renda so-
bre a bonificagao; 

f) — montante liquido a ser restituido. 

Nos termos desse Decreto, cabe ao BNDE: 

a) — organizar na forma acima os rela-
cionamentos referentes aos recolhi-
mentos compulthrios; 

b) — prestar a Caixa de Amortizacao e 
a Contadoria Geral da RepUblica a 
sua cooperagao tecnica para o de-
sempenho das atribuicoes que lhes 
foram dadas no referido Decreto; 

c) — fornecer os recursos destinados ao 
pagamento de juros e amortizaclies 
das "ObrigagOes do Reaparelha-
mento Economico". 

Para que as ObrigagOes fassem emitidas 
e a entrega iniciada nos prazos previstos, 
era, portanto, necessario que as reparticiies 
mencionadas remetessem, em tempo habil, os 
referidos relacionamentos a Caixa de Amor-
tizacao. Isso, entretanto, ja nao foi obser-
vado desde a emissao da primeira serie, em 
face de algumas delas terem alegado que 
nao estavam aparelhadas para dar cumpri-
mento ao disposto no citado Decreto. 

Foi, entao, determinado pelo Ministro da 
Fazenda, em 1958, que o BNDE passasse a 
executar os servicos de relacionamento, f i-

cando as reparticOes arrecadadoras obrigadas 
a fornecer, apenas, os dados basicos destina-
dos a preparacao dos mesmos, corn excegao 
da Recebedoria Federal no Estado da Gua-
nabara, que os vem elaborando completos. 
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ATUAcA0 DO BNDE 

Dentro da nova orientacao, o BNDE pre-
parou e remeteu a Caixa de Amortizacao, 
ate o ano de 1962, as relacOes concernentes 
aos exercicios de 1952 a 1955, tendo aquela 
reparticao iniciado a entrega dos titulos, 
respectivamente, em 9-3-59, 31-1-61, 21-2-62 
e 2-10-62. Entretanto, dai em diante, algu-
mas reparticaes fazendarias nao cumpriram 
os prazos fixados pela Contadoria Geral da 
RepUblica, para efeito de entrega da do-
cumentacao ao Banco, ocasionando, assim, 
a situagao de atraso em que se encontra a 
emissao dos titulos em questao. 

No BNDE, a coordenacao dos servicos 
pertinentes as "Obrigacoes do Reaparelha-
mento EconOmico" esta a cargo do Departa-
mento Financeiro, atraves da sua Divisao de 
Aplicaciies Mobiliarias, a qual so entrou e-
fetivamente em atividade apOs a restrutu-
ragao desse Departamento, aprovada pela 
Resolucao n.° 128/63, de 13-11-63, baixada 
pelo Conselho de Administracao. 

A partir daquela data, foram intensifica- 

dos os entendimentos diretos corn a Conta-
doria Geral da Republica, Caixa de Amor-
tizacao e outras reparticOes, no sentido de 
serem amenizadas as dificuldades surgidas 
para as mesmas a respeito desses servicos. 

Corn isso, o relacionamento do exercicio 
de 1956, cuja elaboracao estava sendo consi-
derada quase impossivel, foi ultimado e re-
metido a Caixa de Amortizacao, achando-se, 
presentemente, as ObriiacEles respectivas 
em fase de entrega aos contribuintes. 

Corn referencia as series de 1957, 1958 e 
1959, ja se encontra ern poder do BNDE 
grande parte da documentagao proveniente 
das reparticOes arrecadadoras, sendo que a 
meta a ser atingida pelo Orgao a que estao 
afetos os referidos servicos, no Banco, sera 
a da remessa, semestralmente, a Caixa de 
Amortizacao, de urn relacionamento perti-
nente a cada urn daqueles exercicios. 

Baseados em elementos fornecidos pela 
Contadoria Geral da RepUblica, mostra-se a 
seguir, a situacao das "Obrigaciies do Rea-
parelhamento EconOrnico" entregues aos 
contribuintes e depositantes compulsOrios, 
ate o fim do exercicio de 1963: 

POSICAO DAS OBRIGACOES DO REAPARELHAMENTO ECONOMICO EM 31/12/63 

(Em Cr$ milhOes) 

Serie 
Climigac5es 
Entregues 

Aanortizacoes 
Efetuadas 

Valor a 
Amortizar 

1952 	  1.242 213 1.029 

1953 	  1.300 185 1.115 

1954 	  1.434 156 1.278 

1955 	  1.243 96 1.147 

TOTAL 	 5.219 650 4.569 

Nota: As ObrigagOes sao amortizaveis em 20 prestacOes anuais, iguais, cada uma eqUivalente 
a 5% do valor nominal do titulo. 

Portanto, com o empenho demonstrado 
pela Administracao do BNDE, a respeito do 
problema, e contando-se corn as providen-
cias das reparticoes fazendarias, relativas  

remessa dos documentos faltantes ao Banco, 
pode-se afirmar que no fim do proximo ano 
estafao completamente regularizadas a emis-
sao e a entrega das citadas Obrigaciies. 
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FINANCIAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS 

Pela Resolugao n.° 149, de 16 de junho 
ultimo, de seu Conselho de Administracao, 
o BNDE adotou iniciativa de largo alcance 
no sentido de aumentar a sua contribuicAo 
ao aceleramento do processo de desenvolvi-
mento das regiOes e setores das atividades 
secundarias mais atrasadas do Pais, mediante 
o financiamento das despesas relacionadas 
corn a elaboracao de estudos e projetos es-
pecificos financiaveis pelo Banco. 

Dada a importancia da materia, trans-
creve-se, em seguida, o texto integral da 
citada Resolucao: 

RESOLUCAO N.° 149/64 

0 Conselho de Administracc5o, usando das 

atribuicoes que !he confere o Art. 13, letra 

"b", da Lei n.° 1 628, de 20 de junho de 

1952, combinado coin o Art. 9.°, letra "c", 

de Regimento Interne), e 

CONSIDERANDO que o processo de de-
senvolvimento econOmico podera revelar a 
existencia de pontos de estrangulamento, 
sem que se verifiquem iniciativas, quer do 
setor privado, quer do setor pUblico, para 
sua eliminacOo; 

CONSIDERANDO que a diminuicao dos 
desequilibrios regionais do desenvolvimento 
economic° do Pais constitui problema de 
alta importancia sob os milltiplos pontos-de-
vista econOmico, social e politico; 

CONSIDERANDO que existe uma ten-
dencia natural para a localizacao de muitos 
empreendimentos novos nos centros mais 
desenvolvidos, o que, a longo prazo, pode 
agravar os desequilibrios regionais existen-
tes, a menos que se promovam iniciativas 
adequadas a correcao dessa tendencia; 

CONSIDERANDO que o BNDE, como 
Orgao de fomento do desenvolvimento eco-
nomic°, pode promover a realizacao de es-
tudos e a elaboracao de projetos visando a 
correcgo da tendencia acima referida, sem-
pre que se verificar a ausencia de iniciati-
vas nesse sentido, quer do setor privado, 
quer do setor piablico; 

CONSIDERANDO que e do interesse do 
Banco e do Pais a elevacao do padrAn dos 
projetos que lhes sao apresentados para fins 
de concessao de colaboracfio financeira; 

CONSIDERANDO que a elaboracao des-
ses projetos implica em despesas que sac), 
legitimamente, uma parcela do investimento 
fixo a ser realizado; 

RESOLVE: 

Art. 1.° — Sera admitida a inclusao, en-
tre as aplicac5es que comp5em os investi-
mentos fixos financiaveis pelo Banco, das 
despesas em moeda nacional corn a elabora-
cao de projetos especificos destinados a im-
pulsionar o desenvolvimento, particularmen-
te das regiOes econOrnicamente menos de-
senvolvidas do Pais. 

Art. 2.° — 0 Banco promovera direta-
mente a elaboracao de projetos especificos 
para os fins definidos no artigo anterior 
sempre que se verificar ausencia de inicia-
tiva, quer do setor privado, quer do setor 
piablico, nesse sentido. 

Art. 3.° — Para o cumprimento do dis-
posto nos artigos 1.° e 2.° desta Resoluck) 
o Banco podera contratar firmas especiali-
zadas para a elaboracao do projeto ou de 
parte do mesmo ou utilizar pessoal do seu 
prOprio Quadro, quando possivel e conve-
niente. 

Paragrafo Unico — No caso da contrata-
cao de firmas especializadas sera a mesma 
feita mediante coleta de precos entre aquelas 
reconhecidamente idOneas e aparelhadas para 
a execucao das tarefas que lhes couberem. 

Art. 4.° — Entende-se por projeto, para 
fins do disposto nesta Resolucao, o conjunto 
dos estudos e pesquisas requeridos para o 
dimensionamento e localizacao do empreen-
dimento, sua adequacAo as condicOes de 
mercado e outras cuja consideracao se im-
ponha para o born exito da iniciativa e, 
bem assim, estimativa do investimento total 
necessario. 

Art. 5.° — Na selecao dos projetos a se-
rem elaborados o Banco levara em conta os 
programas e diretrizes dos OrgAos oficiais de 
planejamento existentes, de Ambito nacional 
ou regional. 

Art. 6.° — A indicacao dos projetos a 
serem elaborados sera encaminhada pela 
Superintendencia a Diretoria, ouvidos os 
Orgaos tecnicos do Banco. 
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Art. 7.° — A implantacao dos projetos 
elaborados na forma desta Resolucao sera 
confiada a empresa privada, estatal ou so-
ciedade de economia mista, que apresentar 
as melhores condigOes dentre as normalmen-
te exigidas pelo Banco. 

§ 1.0  — Na selegao da empresa a que 
sera deferida a implantagao do projeto serao 
observados, entre outros, os reauisitos de 
idoneidade e capacidade tecnica, podendo a 
Administragao do Banco estimular ou pro-
mover a criacao ou incorpornao de em-
presas para tal fim, 

§ 2.° — A Superintendencia propora aos 
Orgaos Colegiados, no prazo de 90 dias, nor- 

mas disciplinares para selecao das empresas 
previstas no paragrafo anterior. 

Art. 8.° — A Superintendencia, ouvida 
a Diretoria, baixara os atos de regulamenta-
cao que julgar necessarios ao perfeito cum-
primento do disposto nesta Resolucao. 

Art. 9.° — Esta Resolucao entra em vigor 
nesta data, revogadas as disposicaes em 
contrario. 

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1964." 

GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS 

Diretor-Superintenden te, no 
exercicio da Presidencia 

ATIVIDADE OPERACIONAL DO BNDE 

JULHO A SETEMBRO DE 1964 

No 3.0  trimestre de 1964 a Administragao 
Superior do BANCO NACIONAL DO DE-
SENVOLVIMENTO ECONONICO aprovou 
as seguintes operacOes de credito: 

1) — BRASINCA S. A. — INDUSTRIA 
NACIONAL DE CORROSSERIAS DE A(0 

Localizacao: sac. Paulo, SP. 
Colaboracito autorizada: Financiamento 

no valor de Cr$ 308,0 milh5es aprovado em 
4/8/64, a conta dos recursos do 3. 0  e/ou 4.° 
AcOrdos do Trigo, relativamente a quota re-
servada as empresas privadas de capital na-
cional. 

Natureza do projeto: Ampliagao das ati-
vidades fabris da empresa, atraves da insta-
Ina° de uma secao de ferramentaria pesada 
na fabrica. 

2) — CENTRAL ELETRICA DE FUR-
NAS S. A. 

Localizacao: Minas Gerais e Sao Paulo. 
Colaboracao autorizada: Financiamento 

no montante de Cr$ 8,0 bilhOes, aprovado 
em 8/9/64. 

Natureza do projeto: Suplementacao de 
recursos destinados a conclusao do projeto 
de instalacao da Usina de Furnas, no rio 
Grande, em Minas Gerais, cuja capacidade 
total na 1.a etapa sera de 900 000 kW (6 
unidades de 150 000 kW cada uma). A usina 
vem operando normalmente desde 1963, 
quando entraram em funcionamento os dois 
primeiros grupos geradores. Em 1964, duas 
outras unidades entraram em operagao, es- 

tando prevista para 1965 a entrada em fun-
cionamento das unidades 5 e 6. 

3) — FRIGORIFICO ALVORADA S. A. 

Localizacao: Cabo, PE. 
Colaboracao autorizada: Financiamento 

de Cr$ 595,0 milhoes, aprovado em 22/9/64. 
Natureza do projeto: Instalacao de mata-

douro frigorifico, com capacidade de abate 
e industrializacao de 500 bovinos e 300 sui-
nos por dia. 

4) — COPERBO — CIA. PERNAMB'U-
CANA DE BORRACHA SINTETICA 

Localizacao: Cabo,PE. 
Colaboractio autorizada: Financiamento 

suplementar no valor de Cr$ 1 760,0 milh5es 
e operagao de "underwriting" no montante 
de Cr$ 445,0 milhOes, mediante subscric,ao 
de ac5es da empresa pelo BNDE, para pos-
terior repasse ao Govern() do Estado de Per-
nambuco. OperagOes aprovadas em 29/9/64. 

Natureza do projeto: Suplementagao de 
recursos para a conclusao do projeto de im-
plantagao, na "Cidade Industrial do Cabo", 
de fabrica de borracha sintetica, corn capa-
cidade para a producao anual de 27 500 tone-
ladas de polibutadieno, tendo o alcool como 
materia-prima basica principal. A instala-
cao da fabrica da COPERBO — que e o 
maior em.preendimento industrial em exe-
cucao no Nordeste — acha-se em fase final, 
corn cerca de 90% ja realizados, devendo sua 
entrada em operagao ocorrer nos primeiros , 
meses de 1965. 

236 	 REVISTA DO BNDE 



BNDE - COLABORAcA0 FINANCEIRA EM MOEDA NACIONAL SOLICITADA E 
AUTORIZADA, SEGUNDO OS SETORES DE ATIVIDADE ECONOMICA 

1952/30-9-64 

SETORES 

VALOR (em milhoes de cruzeiros correntes) 

Colaboracao Solicitada Colaboracao Autorizada 

Ate 
30-9-64 

Em 
1964 

Ate 
30-9-64 

Em 
1964 

TRANSPORTE 	  42 163,7 15 801,6 - 

Ferrovias 	  23 796,6 14 674,7 - 
Navegacao, Portos e Dragagem 5 322,4 - 850,9 - 
Outros meios de transporte 	 13 044,7 - 276,0 - 

ENERGIA EIATRICA 	 107 541,2 755,0 79 951,6 31 500,0 

[NDUSTRIAS 	  184 303,0 20 706,7 95 111,4 14 408,1 

Metahlrgica 	  97 542,4 10 155,0 77 727,9 10 175,1 
Siderurgia 	  85 505,8 7 755,0 75 607,1 9 425,1 

Metalurgia dos nao-ferrosos 6 771,4 2 400,0 1 737,3 750,0 

Metalurgicas diversas 	 5 265,2 - 383,5 - 

Mecanica 	  12 091,0 2 405,0 1 417,8 740,0 
Material ferroviario 	 680.2 - 248,8 - 
Automobilistica 	  14 193,5 - 2 374,4 308,0 
Construcao naval 	  3 647,7 - 1 651,0 - 
Celulose e papel 	  11 315,5 - 931,8 - 
Material eletrico 	  5 336,9 540,0 - 
Quimica 	  15 615,0 2 109,4 9 834,2 3 185,0 
Outras 	  23 880,8 6 037,3 385,5 - 

AGRICULTURA E SETORES 
: 0 M P L E M E N T A R E S 	 36 532,3 8 812,0 5 198,9 795,0 

Agricultura 	  3 631,8 1 451,2 - - 

Matadouros industriais 	 6 580,8 1 460,0 1 821,1 795,0 

Armazens e silos 	  12 295,4 180,0 2 160,9 - 

Armazens frigorificos 	 14 024,3 5 720,8 1 216,9 - 

DUTROS SETORES 	 19 094,0 2 374,0 - - 

TOTAL 	  389 634,2 32 647,7 CI 198 163,5 46 703,1 

FONTE : Departamento EconOmico, Setor de Orgamento de Investimentos. 
(*) Inclusive Cry; 2,1 billn5es relativos a repasses feitos em favor dos Bancos de Desenvolvimento do Extremo-Sul e de 

Minas Gerais. 
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BNDE - COLABORACAO FINANCEIRA EM MOEDA NACIONAL SOLICITADA E 
AUTORIZADA, SEGUNDO AS REGIOES E UNIDADES DA FEDERACAO 

1952/30-9-64 

REGIOES E UNIDADES DA 
FEDERAcA0 

VALOR (em milhoes de cruzeiros correntes) 

Colaboracao Solicitada Colaboracao Autorizada 

Ate 
30-9-64 

Em 
1964 

Ate 
30 -9 -64 

Em 
1964 

NORTE 	  

Rondlinia 	  
Amazonas 	  
Para 	  
Amapa 	  

NORDESTE (*) 	  

Maranhao 	  
Piaui 	  
Ceara 	  
Rio Grande do Norte 	 
Paraiba 	  
Pernambuco 	  
Sergipe 	  
Alagoas 	  
Bahia 	  

SUDESTE (*) 	  

Minas Gerais 	  
Espirito Santo 	  
Rio de Janeiro 	  
Guanabara 	  
Sao Paulo 	  

SUL (*) 	  

Parana 	  
Santa Catarina 	  
Rio Grande do Sul 	 

CENTRO-OESTE 	  

Mato Grosso 	  
Goias 	  
Distrito Federal 	  

INTER-REGIONAL (**) 	 

BRASIL 	 

6 288,0 - 2 365,2 1 500,0 

5,0 
4 240,2 
1 657,8 

385,0 

31 379,0 

- 

- 

6 970,3 

404,2 
461,0 

1 500,0 

21 422,1 

- 
1 500,0 

10 885,0 

455,1 
121,8 

1 318,0 
1 133,8 
1 194,1 

14 333,9 
526,5 

1 580,0 
8 595,4 

266 641,2 

- 

373,3 

410,0 
3 887,0 

300,0 
- 

2 000,0 

20 750,2 

12,6 
3,8 

117,2 
32,3 

170,7 
8 004,0 

38,7 
81,1 

2 379,5 

139 904,0 

-
-
-
-
- 

2 885,0 
- 

20 118,1 

75 534,9 
9 752,0 

22 391,0 
14 330,0 

138 344,8 

54 834,7 

3 910,4 
3,0 

- 
2 100,0 

14 732,0 

1 801,0 

35 716,6 
16 777,8 
5 117,7 
4 482,7 

76 796,0 

15 377,8 

8 000,0 
9 425,1 
- 
- 

2 693,0 

- 

17 262,6 
3 614,2 

34 462,9 

14 967,3 

895,0 
100,0 
486,0 

3 126,2 

3 221,7 
1 288,3 
9 267,8 

18 558,7 

- 
- 
- 

12 200,0 

4 668,2 
10 148,6 

870,5 

14 299,0 

38 634,2 

995,0 
2 131,2 
- 

- 

32 647,7 

2 651,6 
15 907,1 
- 

535,7 

198 163,5 

200,0 
- 

12 000,0 

- 

46 703,1 

FONTE : Departamento Econemico, Setor de Orgamento de Investimentos. 
(*) A soma das parcelas estaduais nao cortesponde aos totais regionais, em virtude de terem sido incluidos nestes 

valores referentes a operagoes que beneficiam projetos de interdsse de mais urn Estado dentro da mesma Regido. 
Exemplo: CHESF, Cia. Vale do Rio Doce, BRDE, etc. 

(**) Refere -se a projetos de intersse inter-regional, principalmente navegaelo. 
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noticias 

NOVO PRESIDENTE DO BNDE 

Por Decreto de 1.° de julho Ultimo, o 
Sr. Presidente da Republica nomeou para o 
cargo de Presidente do BNDE o Dr. Jose 
Garrido Torres. 

Tecnico de renome e prestigio, o Dr. 
Garrido Torres exerceu, anteriormente, pos-
tos de relevo no Pais e no exterior, como 
sejam: Chefe do Escriterio de Expansao 
Comercial do Brasil em Nova Iorque; Adido 
Cultural da Embaixada do Brasil em Was-
hington; membro e Presidente do Conselho 
Nacional de Economia; Diretor-Executivo da 
Superintendencia da Moeda e do Credito 
(SUMOC); Governador Suplente do Brasil 
no Fundo Monetario Internacional; Consul-
tor do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento e Consultor ad hoc da Comissao 
EconOrnica para a America Latina (CEPAL); 
membro da Comissao que estudou a legisla-
cao sObre repressao ao abuso do poder eco-
namico; membro do Conselho Tecnico da 
Confederagao Nacional do Comercio, do 
Conselho EconOmico da Confederacao Na-
cional da InclUstria e do Conselho de Desen-
volvimento da Companhia Progresso do Es-
tado da Guanabara (COPEG), fazendo parte, 
ainda, da direcao da revista "Conjuntura 
Econornica", da Fundacao Getitho Vargas. 

Bacharel em Ciencias Economicas pela 
Universidade de Nova Iorque, por onde 
possui o "Master of Arts", corn especializa-
cao em Economia, o Dr. Jose Garrido Tor-
res é, tambem, diplomado pela Escola Su-
perior de Guerra, sendo autor de diversas 
obras seobre Economia. 

A transmissao do cargo ao nOvo Presi-
dente do Banco foi realizada no dia 6 de 
julho, corn o comparecimento de membros 
da Administracao Superior e de funciona-
Hos do BNDE, autoridades e grande namero 
de tecnicos e pessoas. Como representante 
da Associagao dos Funcionarios do BNDE 
falou o Contador Henio Rodrigues de Souza, 
que enalteceu a atuacao do Superintendente 
Dr. Genival Santos no exercicio da Presi-
dencia da Casa, saudando o new) Presidente 
corn palavras elogiosas. Usou da palavra, em 
seguida, o Professor Genival de Almeida 
Santos, transmitindo o cargo ao novo Pre-
sidente coin expressiies de elogio a sua pes-
soa. Finalmente falou o Presidente Dr. Jose 
Garrido Torres, enaltecendo a direcao e o 
funcionalismo do Banco e fazendo referen-
cias sObre o seu programa de atuacao no 
cargo que acabava de assumir. 

Fotografia tomada por oeasiiio da posse do newts Presidente do BNDE, vendo-se o Dr. Garrido Torres, o Diretor 

Dr. Ernesto Saboya de Albuquerque, o Diretor-Superintendente Dr. Genival de Almeida Santos e o representante 
do AFBNDE. 



EXPOSICAO DO BNDE EM SAO PAULO 

Procurando bem cumprir uma de suas 
multiplas finalidades, qual seja a de promo-
ver um programa de divulgacao das ativi-
dades do BNDE, dentro do ambito de sua 
jurisdicao, realizou o EscritOrio de Sao 
Paulo, no Salao Almeida Jimior, sito na 
Galeria Prestes Maia — na parte central da 
capital paulista —, sob o titulo de "VEJA 
0 QUE 0 BNDE TEM FEITO PELO PRO-
GRESSO DE SAO PAULO E DO BRASIL", 
uma ampla exposicao, que teve por objeti-
vos principais os seguintes: 

1.° — dar ao plablico uma ideia precisa 
da destinacao dos fundos obtidos 
corn o adicional do Impost° de 
Renda e Emprestimo CompulsOrio 
e demais recursos confiados a ge-
rencia do BNDE; 

2.° — demonstrar os efeitos altamente 
beneficos sabre a producao do 
Pais e, particularmente, de Sao 

Paulo, resultantes da aplicacao 
desses recursos em setores exclu-
sivamente basicos de nossa eco-
nomia. 

Contou a mostra corn a participacao de 
39 organizagOes de base, que representaram, 
de forma eloqiiente, os diversos setores a-
brangidos pela politica de investimentos do 
BNDE. A apresentacao dos mutuarios fez-
se atraves de magnificos "stands", ostentando 
quadros estatisticos, graficos, fotografias, 
paineis alem de pecas componentes de suas 
linhas de producao. 

Participaram as seguintes empresas li-
gadas ao progresso de Sao Paulo: Cia. Pau-
lista de Estradas de Ferro; Estrada de Ferro 
Sorocabana; Estrada de Ferro Araraquara; 
L. Figueiredo Navegacao S/A; Empresa de 
Transportes Aerovias do Brasil S/A — 
Varig; Panair do Brasil S/A; Servicos Ae-
reos Cruzeiro do Sul; Cia. Brasileira de 
Aluminio; Acos-Villares; Champion Celu- 

0 Superintendente Professor Genival de Alme'da Santos, tendo ao seu lado o Presidente Dr. Garrido Torres, au- 

toridades e industrials, no momento em que inaugurava solenemente a Exposicao do BNDE em Sao Paulo. 



lose S/A; Arno S/A — Indastria e Comer-
cio; Companhia Acumuladores Prest-O-Lite; 
Cobrasma S/A — Indastria e Comercio; Cia. 
Nacional de Equipamentos Eletricos — E-
quiel; Companhia Suzano de Papel e Celu-
lose; Eletrometalargica Abrasivos Salto S/A; 
Fabrica Nacional de VagOes S/A; Fresinbra 
— Freios e Sinais do Brasil S/A; Indastria 
de Papel Simao S/A; Industria Eletrica 
Brow Boveri S/A; Irmaos Negrini S/A; 
Lemmerz S/A — Indastria Automobilistica; 
Caterpillar do Brasil S/A; Mecanica Pesada 
S/A; Metalac S/A — IndUstria e Comercio; 
Pirelli S/A — Cia. Industrial Brasileira; 
Raimann & Cia. Ltda.; Santa Lucia Cris-
tais Ltda ; Sifco do Brasil S/A Indastrias 
Metalargicas; Cia. Siderargica Paulista — 
COSIPA; Cia. Hidroeletrica do Rio Pardo; 
sao Paulo Light S/A; Barber Greene do 
Brasil, Indastria e Comercio S/ A; Siderar-
gica J. L. Aliperti S/A; Cia. Prada de Ele-
tricidade; Frigobras — Cia. Brasileira de 
Frigorificos; Servico Nacional de Aprendi-
zagem Industrial — Senalia. de Armazens 
Gerais do Estado de Sao Paulo — CAGESP; 
Sanbra — Sociedade Algodoeira do Nordeste 
Brasileiro S/A. 

0 seu ato inaugural deu-se em 10 de 
julho do corrente ano, contando corn a pre-
senca do Dr. Jose Garrido Torres, recem-
empossado no cargo de Presidente do BNDE, 
Prof. Genival de Almeida Santos, Diretor-
Superintendente, Dr. Paulo de Siqueira 
Castro, Conselheiro, Fauze Cury, Chefe do 
EscritOrio de Sao Paulo, alem de todos os 
representantes das firmas expositoras. A  

imprensa, radio e televisao prestigiaram 
amplamente a mostra, dando-lhe larga di-
vulgacao. 

Calcula-se perto de 200 000 o flamer° de 
pessoas que percorreram as dependencias do 
Sala°, durante os 19 dias que permaneceu 
aberto ao public°, numa demonstragao im-
pressionante de interesse popular pelas rea-
lizaciies que mais diretamente dizem res-
peito ao nosso desenvolvimento. 

A ninguem passou despercebido, sendo 
motivo de muita admiracao, os dois quadros 
fotograficos que compuseram o "stand" in-
trodutOrio do BNDE, e onde estiveram es-
tampadas as operacoes, em cruzeiro de urn 
lado e moeda• estrangeira de outro, realiza-
das pelo Banco desde a sua fundacao. De-
monstrou o primeiro terem sido aplicados, 
ate fins de 1963, cerca de seiscentos e Sete 
bilblies de cruzeiros, enquanto os avais con-
cedidos para operaciies externas ascendiam 
a mais de 1 trilhao de cruzeiros. 

Recebeu a Exposicao, durante o seu 
transcurso, a visita do Prefeito de sac, Pau-
lo, Dr. Francisco Prestes Maia, acompanhado 
do Dr. Luiz Domingues de Castro, Presi-
dente da Camara Municipal de Sao Paulo, 
alem de diversos Vereadores, que percorreu 
demoradamente cada uma das dependencias 
do salao, tendo ao se despedir, expressado 
de viva voz o seu entusiasmo por tudo 
quanto la presenciara. 

Compareceu, por fim, ao ato de encerra-
mento, presidindo a cerirnemia, o Dr. Hora-
tio Lafer, Ministro da Fazenda quando da 
criagao do BNDE, em 1952. 

CONSELHEIRO GAL. 
Registramos, corn pesar, o falecimento 

do General Ernesto Dornelles, ocorrido a 
30 de julho passado. 

Ultimamente, vinha o Gal. Ernesto Dor-
nelles emprestando sua eficiente colaboracao 
aos trabalhos do BNDE, nas altas funcifies 
de membro do seu Conselho de Administra-
cao, para cujo cargo fOra nomeado em a-
est° de 1962. Naquela qualidade, teve o-
portunidade de ser o Relator do projeto de 
criacao da REVISTA DO BNDE, originando-
se do seu parecer favoravel a Resolucao n. 0  

ERNESTO DORNELLES 
226/63, do Conselho de Administracao, que 
autorizou a edicao da publicacao. 

Exerceu o Gal. Ernesto Dornelles, anteri-
ormente, corn raro brilhantismo, varios pos-
tos de importancia na Administracao PU-
blica do Pais, como sejam: Chefe de Policia 
do Estado de Minas Gerais, de 1934 a 1942; 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 
de 1951 a 1954; Ministro da Agricultura, em 
1956. 

Ao s e u sepultamento compareceram 
membros da Administracao Superior e fun-
cionarios do Banco. 
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0 BNDE PARTICIPOL 

Especialmente convidado pelo Govern° 
de Berlim — atraves da Camara Teuto-Bra-
sileira — e pelo Ministerio das ReinOes Ex-
teriores, o BNDE participou da ultima Feira 

Industrial de Berlim, realizada de 19 de se-
tembro a 4 de outubro de 1964. 

Por ocasiao da Feira, foi organizada, em 

pavilhao prOprio integrante da grande mos-
tra, uma exposicao especial dos produtos 
manufaturados fabricados na America Lati-
na, subordinada ao lema "Sacios para o Pro-
gresso". Parte preponderante desse pavilhao 
foi destinada ao Brasil, sendo ocupada pelos 
"stands" do BNDE e de outras entidades e 
por inameros artigos fabricados pela indas- 

tria brasileira, que se fez representar por 
intermedio de diversas e importantes orga-
nizaciies fabris. 

0 "stand" do BNDE, que causou exce-
lente impressao aos visitantes, compreendeu, 
principalmente, expressivo painel (foto) onde 
era mostrada a atuacao do Banco desde sua 
fundacao, com destaque, atraves de tabelas 
e graficos, da participagao das operacOes em 
moeda estrangeira celebradas na Republica 
Federal da Alemanha e avalizadas pelo 
Banco, bem assim dos financiamentos em 
cruzeiros concedidos pelo BNDE a empresas 
nacionais de que participam capitais alemaes. 

Nas proximidades do "stand" do Banco 

Visita do Pres. da RepUblica Federal da Alemanha, Dr. Heinrich Luebcke, ao "stand" do BNDE, vendo-se o representonte 



A FEIRA INDUSTRIAL DE BERLIM 
foram localizados os materiais de exposicao 
(artigos manufaturados, maquetes, fotos, 
etc.) das organizaciies mutuarias do BNDE 
convidadas a participar da Feira, a saber: 
COSIPA, USIMINAS, Ferro e Ago de Vito-
ria, Acos Villares, Central Eletrica de Fur-
nas, SOTELCA, CEMIG, Fundicao Tupy, 

VEMAG, Willys, SIMCA, COBRASMA e 
Cia. Comercio e Navegagao. 

Na oportunidade da Feira foi feita ampla 
distribuicao de urn folheto preparado pelo 
Banco, tendo como lema "0 BNDE e a Re-
pUblica Federal da Alemanha SOcios no Pro-
gresso do Brasil", no qual era dada noticia 
sucinta acerca das caracteristicas e do fun- 

cionamento da Instituicao, destacando as 
operacaes ern marcos avalizadas pelo Banco 
e os financiamentos em cruzeiros concedi-
dos a empresas brasileiras de que participam 
capitais alemaes. 

0 Pavilhao da America Latina foi visi-
tado por milhares de pessoas, industriais, 
comerciantes e altar autoridades alemas, 
destacando-se as visitas do Presidente Hein-
rich Luebcke e do Prefeito de Berlim Willy 
Brandt. 

A participacao do Brasil na Feira Indus-
trial de Berlim resultou em expressiva re-
percussao promocional do desenvolvimento 
da economia brasileira, cujo nivel atual mui-
to deve a acao financiadora do BNDE. 

co, Dr. Luiz Ignacio Mussnich Filho, esclarecendo ao Pres. Luebcke. Ao seu lado o Chefe do Cerimonial da Presidencia. 



Vista parcial do painel principal do "stand" do BNDE na Feira Industrial de Berlim de 1964, registrando as 

operasOes de financiamento em marcos já avalizados pelo Banco. 
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NOVO CONSELHEIRO 

Por Decreto de 21 de agosto Ultimo, foi 
nomeado pelo Sr. Presidente da Republica 
para exercer a funcao de membro do Con-
selho de Administracao do BNDE o Dr. 
Edmund() Falcao da Silva. 

NEGOCIA(OES SOBRE A USIMINAS 

Viajou para o Japao, em setembro, a 
delegacao nomeada pela Administracao do 
BNDE para realizar negociagoes corn os a-
cionistas japoneses da USIMINAS, relacio-
nadas corn a mobilizacao de recursos ne-
cessarios a conclusao do projeto da "Usina 
Intendente Camara". 

A delegacao foi integrada das seguintes 
pessoas: Ministro Joao Baptista Pinheiro, 
servindo no Japao, como Chefe; Drs. Paulo 
de Siqueira Castro elio Schlittler Silva, 
respectivamente Conselheiro e Diretor do 
Banco, como delegados; Drs. Roberto Felix 
de Oliveira e Luiz de Magalh5es Botelho, 
do Departamento de Projetos, como dele-
'gados-suplentes. 

NOVO DIRETOR DO C.N.P. 

Foi nomeado, por Decreto de 26 de a-
gesto ultimo, para exercer o cargo de Di-
retor da Divisao Economica do Conselho 
Nacional do PetrOleo o Professor Alberto 
dos Santos Abade, antigo e competente fun-
cionario do BNDE, onde tambem ja desem-
penhou fungOes de importancia, sendo UM-
mamente Chefe do Departamento Financeiro 
do Banco. 

BOLSA DE ESTUDO 

Beneficiado por uma bOlsa de estudo o-
ferecida pelo Ponto IV, seguiu para os Es-
tados Unidos, onde participara de curso so-
bre desenvolvimento econeornico, a realizar-
se a partir de setembro, o Economista Nilo 
Foreis Domingues, do Departamento de 
Projetos do Banco e que participava do 1.° 
Grupo de Redagao da REVISTA DO BNDE 

INSTITUTO BRASILEIRO DE 
SIDERURGIA 

A ideia de fundacao de um organismo 
que congregasse as empresas sidernrgicas  

do Pais partiu do Professor Robert F. Mehl, 
no relatOrio sObre a indnstria metalnrgica 
brasileira que esse tecnico apresentou, em 
1951, a antiga Comissao Mista Brasil-Estados 
Unidos (CMBEU). Tambem no estudo "In-
ditstria Sidernrgica — Tendencias da Ofer-
ta e Procura Globais — 1960/1969", editado 
em 1960 pelo BNDE, era sugerida a criacao 
de entidade dessa natureza. 

Em 1961, decidiram as principais sidernr-
gicas constituir o organismo, sendo designa-
das, na ocasiao, comissOes especiais para 
estudar os estatutos e a organizacao do IBS. 
Finalmente, em 31 de maio de 1963, realizou-
se, na Guanabara, a Assembleia-Geral de 
Constituicao do Instituto Brasileiro de Side-
rurgia que, reunindo os representantes das 
mais importantes empresas do ramo, apro-
vou os Estatutos, escolheu a cidade de Sao 
Paulo para sede da instituicao, elegeu o 
Conselho Diretor e a Diretoria e criou as 
Secretarias Regionais do Instituto. 

De acordo corn os seus Estatutos, o IBS 
uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 

que congrega e representa as empresas si-
dernrgicas brasileiras, defendendo-lhes os 
interesses e promovendo-lhes o desenvolvi-
mento para servir a coletividade, corn as 
seguintes atribuic5es especificas: 

a) — participar ativamente do planeja-
mento global da inditstria siderkr-
gica nacional; 

b) —promover e fomentar o intercetmbio 
de informago-es, experiencias e tee-
micas corn o fim de aumentar a 
producao e a produtividade da in-
ditstria sicleritrgica, assim como 
raelhorar a qualidade dos seus pro-
dutos; 

c) — realizar ou fazer realizar estudos, 
investigagoes e pesquisas cientificas 
e tecnologicas, com a finalidade de 
descobrir metodos a processos mais 
econamicos e eficientes para o fun-
cionamento da inditstria sideritrgica 
e de encontrar novas aplicag5es 
para seus produtos; 

d) — realizar ou fazer realizar estudos, 
investigagoes e pesquisas do mer-
cado de produtos sideritrgicos, assim 
como das condic6es operacionais da 
inditstria sidertirgica; 
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e) — coletar, interpre tar e divulgar in-
formag6es e dados de interesse para 
a inditstria sideritrgica; 

f) — colaborar na normalizacao dos pro-
dutos sideritrgicos; 

g) — representar as empresas sideritrgi-
cas brasileiras junto aos Orgiios 
governamentais do Pais ou quais-
quer outras entidades pUblicas on 
particulares, nacionais ou estrangei-
ras, em assuntos relativos aos seas 
fins sociais; 

h) — promover o aperfeigoamento tec-
nico da mao-de-obra empregada 
na inditstria siderirgica; 

) — Membros Titulares — empresas si-
derargicas situadas em territOrio 
brasileiro; 

) — Membros Afiliados — empresas es-
treitamente ligadas a indtastria si-
derargica; entidades ou instituig6es 
cientificas, tecnolagicas ou educa-
cionais corn atividades referentes a 
siderurgia; 

c) — SOcios Representantes — pessoas 
indicadas pelos Membros Titulares 
para represents-los junto ao Insti-
tuto; 

d) — SOcios Individuals 	pessoas cujo 
trabalho contribua ou tenha contri-
buido para o desenvolvimento da 
indastria siderargica nacional; 

e) — Socios Honorarios — pessoas mere-
cedoras de especial reconhecimento 
por relevantes servicos prestados a 
indastria siderargica. 

0 IBS, a partir de janeiro de 1964, vem 
editando o "Boletim do Instituto Brasileiro 
de Siderurgia", publicacao informativa de 
excelente nivel que, entre outras materias  

de interesse, divulga corn regularidade esta-
tisticas atualizadas Ware a producao side-
rargica do Pais. 

A sede do IBS, em Sao Paulo, esti loca-
lizada no Viaduto Dona Paulina, n. 0  80 -
19.0  andar. 

CREDITO RURAL 

Atraves do Decreto n. 0  54 019 de 14 de 
julho Ultimo, o Govern° Federal criou a 
Coordenagao Nacional de Credit° Rural 
(CNCR) e o Fundo Nacional de Refinancia-
mento Rural. 

A CNRC, que funcionara junto ao Mi-
nisterio da Agricultura, tern atribuic6es de 
assessorar o Govern() no que se refere ao 
planejamento e a coorclenagio do credito 
rural no Pais, tendo em vista o desenvolvi-
mento sOcio-econOmico das populacoes cam-
pesinas, observados os seguintes principios 
basicos: I) — estimular o incremento orde-
nado dos investimentos rurais; II) — favo-
recer o custeio oportuno e adequado a pro-
ducao e comercializagao de bens agropecua-
Hos, rnOrmente os considerados basicos a 
alimentagao; III) — possibilitar o fortaleci-
mento economic° dos produtores rurais, no-
tadamente pequenos e. medios; IV) — incen-
tivar a introdugao de metodos- racionais de 
producao e a melhoria do padrao de vida das 
populacOes rurais; V) — evitar a descapita-
lizacao das fontes de financiamento, assegu-
rando o retOrno dos capitais emprestados. 

A CNCR conta corn uma Junta Delibe-
rativa e uma Secretaria-Executiva, a pri-
meira constituida dos seguintes membros: 
Ministro da Agricultura; Ministro Extraordi-
nario para o Planejamento e Coordenagao 
EconOmica; Diretor-Executivo da SUMOC; 
um dos Diretores da CREAI designado pelo 
Presidente do Banco do Brasil; Presidente 
do Banco Nacional de Credit° Cooperativo; 
Superintendente da SUNAB; o Co-Diretor 
brasileiro do EscritOrio Tecnico de Agricul-
tura (E T A); Presidente da Associacao 
Brasileira de Credit() e Assistencia Rural 
(ABCAR); representante da Confederacao 
Rural Brasileira; representante dos bancos 
privados e o Secretario-Executivo da CNCR. 

A Junta Deliberativa compete administrar 
o Fundo Nacional de Refinanciamento Rural, 
criado pelo mesmo Decreto e que sera cons-
tituido pelos seguintes recursos: 

) — colaborar corn a Associaccio Brasi-
leira de Metals e demais entidades 
congeneres ou afins, cujo trabalho 
concorra para o progresso da in-
&Istria sideritrgica; 

) — fomentar e estreitar as relacaes en-
tre as pessoas que colaboram pa-
ra o desenvoivimento da indistria 
siderargica e afins. 

As categorias de sOcios do Instituto Bra-
sileiro de Siderurgia, em trainer° de cinco, 
assim se compoem: 

a 

b 
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I — de origem externa, em cruzeiros ou 
em moeda estrangeira, provenientes: 

a) — da parcela de Cr$ 20 bilhOes resul-
tantes do emprestimo de US$ 50 

celebrado entre o Brasil e 
o Govern° dos Estados Unidos, em 
24/6/1964; 

b) — do resultado da importacao finan-
ciada a longo prazo de fertilizantes, 
fungicidas, inseticidas e aparelhos 
agricolas dos Estados Unidos ou de 
outros paises, para revenda aos agri-
cultores brasileiros; 

c) — de acOrdos sObre a importagao de 
excedentes agricolas dos Estados 
Unidos, nos termos da PL-480; 

d) — de acOrdos ou convenios celebrados 
com quaisquer paises ou entidades, 
desde que neles sejam especifica-
mente reservadas parcelas para a-
plicagao em credit() rural; 

e) — de emprestimos ou doagoes. 

II — de origem interna, provenientes: 

a) — da parcela que vier a ser fixada da 
diferenca de pregos do petrOleo, tri-
go e seus derivados, decorrentes da 
Instrugao 270, da SUMOC; 

b) — de dotacOes orgamentarias; 

c) — de resultado das operagOes do Fundo; 

d) — de outros recursos que the forem 
destinados. 

A aplicacao dos recursos do Fundo Na-
cional de Refinanciamento Rural sera rea-
lizada mediante convenios celebrados entre 
a CNCR e a rede bancaria que pratica o 
credit° rural. 

FUNDO DE DEMOCRATIZACAO DO 
CAPITAL DAS EMPRESAS 

Pelo Decreto n.° 54 105, de 6 de agOsto 
passado, foi criado o "Fundo de Democrati-
zacao do Capital das Empresas" (FUNDE-
CE), bem assim estabelecidas as linhas prin-
cipais de sua aplicagao. 

0 Fundo destina-se a fornecer comple-
mento de capital de giro as empresas in-
dustriais que se proponham a elevar seus 
indices de producao e produtividade, atra-
ves de operacoes de credit° corn prazo entre 
6 e 36 meses e periodos de carencia adequa- 
dos. Quanto a aplicacao do FUNDECE, sera 

dada prioridade as solicitagoes de empresas 
que: 

a) — aceitem formulas que envolvam a 
abertura de seu capital social; 

b) — apliquem o emprestimo obtido no 
financiamento da produgao de bens 
destinados a exportagao; 

c) — concorram para solucionar pontos 
de estrangularnento na rede indus-
trial do Pais, ou atendam a peculia-
ridades regionais. 

O FUNDECE sera constituido por: 

a) — emprestimos ou cloaca° de entidades 
nacionais ou estrangeiras e, dentre 
estas, as provenientes dos recursos 
da "Alianga para o Progresso"; 

b) — recursos colocados a sua disposigao 
pelo Banco do Brasil e outras agen-
cias financeiras da Uniao; 

c) — rendimentos provenientes de suas 
operac5es, como reembolso de ca-
pital, juros, comissOes, dividendos, 
bonificacOes, produtos da venda de 
ago- es e outros; 

d) — colocagao de titulos e papeis no 
mercado e quaisquer outros recur-
sos que the venham a ser destinados. 

O Fundo, que sera aplicado atraves do 
setor industrial da Carteira de Credit° A-
gricola e Industrial (CREAI), do Banco do 
Brasil, e da rede de bancos de desenvolvi-
mento regional, tera a sua administragao a 
cargo de urn Colegiado cornposto de repre-
sentantes da SUMOC, BNDE, CREAI e dos 
bancos regionais ou estaduais de desenvol-
vimento economic°. 

REGULAMENTACAO DO "DRAW-
BACK" 

Pelo Decreto n.° 53 967, de 16 de junho 
foi regulamentado o artigo 37 da Lei 

n.° 3 244/57 (Lei de Tarifas), relativo a 
remissao, total ou partial, do Impost° de 
Importagao sObre mercadorias utilizadas na 
composicao de outras destinadas a exporta-
gao ("draw-back"). 

O estimulo de que trata o regulamento 
sera aplicado: 

a) — as materias-primas e produtos se-
mimanufaturados utilizados direta-
mente na fabricacao de mercadorias 
destinadas a exportagao; 
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b) — as pegas, partes, utensilios, dispo-
sitivos, aparelhos e maquinas, quan-
do complementares de aparelhos, 
maquinas, veiculos ou equipamentos 
destinadoS a exportagao; 

c) — as mercadorias ou materiais para 
utilizagao em embalagem, acondicio-
namento ou apresentagao de produ-
tos a serem exportados. 

Igual estimulo sera estendido as merca-
dorias importadas para beneficiamento no 
Pais e posterior exportagao, bem assim as 
pegas, partes, utensilios, dispositivos, apare-
lhos e maquinas para integrarem, por via de 
reparacao, recondicionamento ou reconstru-
gao, maquinas, equipamentos, embarcagaes, 
veiculos e aeronaves admitidos no Pais, tem-
porariamente, quando consignados a esta-
leiros ou ofkinas de reparo e manutengao. 

A aplicagao do regime do "draw-back" 
far-se-a mediante: 

a) -- suspensao do pagamento do impOsto 
devido, condicionada a piano de 
importagao-exportacao previamente 
aprovado pelo CPA; 

b) — franquia do impOsto sabre importa-
gao posterior de mercadoria, em 
quantidade e qualidade equivalente 
a de origem estrangeira utilizada no 
produto exportado; 

c) — restituigao do impasto pago. 

INCENTIVO A EXPORTAcA0 DE 
MANUFATURAS 

0 Govern do Estado de Sao Paulo vem 
de adotar medidas de largo alcance no sen-
tido do incentivo as exportagoes de produtos 
manufaturados originarios daquela 

Pela Lei n.0  8 234, de 17/7/64, regula-
mentada pelo Decreto n.° 43 675, de 21/8/64, 
foi criado urn "premio" a ser concedido as 
vendas, para o exterior, de artigos manufa-
turados fabricados no Estado, eqiiivalente ao 
montante do Impost° de Vendas e Consigna-
gOes incidente sabre as operagOes realizadas. 
A importancia correspondente ao "premio" 
sera declarada em um "Certificado de Pre-
mio", fornecido pela Secretaria da Fazenda, 
cujo montante podera ser utilizado na aqui-
sigao de guias de recoihimento de verba, 
para fins de dedugao nos recoihimentos sub-
seqiientes do IVC. 

Para fins de obtengao do favor fiscal ins- 

tituido, consideram-se fabricados no terri-
tOrio paulista os produtos que, embora ori-
ginarios de outros Estados, sofram, em Sao 
Paulo, processo industrial (montagem, be-
neficiamento, etc.) que modifique ou aper-
feicoe seu funcionamento, utilidade, ou que 
resulte na formagao de urn novo produto. 

A mesma Lei criou, junto a Secretaria 
da Fazenda, o Conselho de Exportagao de 
Produtos Industriais, presididido pelo Secre-
tario da Fazenda e composto dos seguintes 
membros: 3 representantes da indUstria, 2 
do comercio, 1 da Associagao Nacional dos 
Exportadores de Pro du to s Industriais 
(ANEPI), 1 de Orgao de planejamento do Es-
tado e 5 representantes da Secretaria da 
Fazenda. Ao Conselho compete, entre ou-
tras, as seguintes atribuicOes: elaborar a 
pauta dos produtos abrangidos pelo bene-
ficio instituido; sugerir e opinar sabre a 
concessao de estitulos as exportacOes de 
manufaturas; promover, em colaboragao corn 
outros Orgaos federais e estaduais e entida-
des privadas nacionais e estrangeiras, cam-
panhas no sentido de aumentar as exporta-
gOes de artigos industrials, inclusive orga-
nizando feiras, caravanas, divulgando rela-
tOrios e estudos, etc. 

PLANO NACIONAL DE HABITAcA0 

Foi sancionada a 21 de ago:5st° Ultimo a 
Lein.0  4 380, que instituiu o Plano Nacional 
de Habitacao, o qual tera como Orgaos exe-
cutores o Banco Nacional de Habitagao e o 
Servico Federal de Habitagao e Urbanismo, 
criados pela mesma Lei. A referida Lei ins-
tituiu, ainda, a corregao monetaria nos 'con-
tratos imobiliarios de interesse social, esta-
beleceu o sistema financeiro da habitagao 
de interesse social, autorizou a emissao de 
"Letras Imobiliarias", regulou o funciona-
mento das sociedades de credit° irnobiliario 
e deu outras providencias ligadas ao pro-
blema habitacional. 

0 BNH esti vinculado ao Ministerio da 
Fazenda, tendo personalidade juridica de 
Direito Pubiico, patrimanio prOprio e auto-
nomia administrativa. As suas finalidades 
principais serao as seguintes: 

a) — orientar, disciplinar e controlar o 
sistema financeiro da habitagao; 

b) — incentivar a formagao de poupangas 
e sua canalizagao para o sistema fi-
nanceiro da habitagao; 
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c) — disciplinar o acesso das sociedades 
de credit° imobiliario ao mercado 
nacional de capitais; 

d) — manter servigos de redesconto e de 
seguro para garantia das aplicacOes 
do sistema financeiro da habitagao 
e dos recursos a ele entregues; 

e) — manter servigos de seguro de vida 
de renda temporaria para os corn-
pradores de imOveis objeto de apli-
cage- es do sistema; 

f) — financiar ou refinanciar a elaboragao 
e execucao de projetos promovidos 
por entidades locais de conjuntos 
habitacionais, obras e servigos cor-
relatos; 

g) — refinanciar as operagoes das socie-
dades de credit° imobiliario; 

h) — financiar ou refinanciar projetos re-
lativos a materiais de construgao 
e pesquisas tecnolOgicas, necessarias 
a melhoria das condic5es habitacio-
nais do Pais; 

i) — autorizar e fiscalizar o funciona-
mento das sociedades de credit° 
imobiliario; 

j) — fixar as condigOes gerais quanto a 
limites, prazos, retiradas, juros e 
seguro obrigatOrio das contas de 
deposit° no sistema financeiro da 
habitagao; 

k) estabelecer as condigOes gerais a 
que deverao satisfazer as aplicagOes 
do sistema financeiro da habitagao; 

1) 	fixar os limites, em relagao a capital 
e reservas, dos depOsitos recebidos 
e dos emprestimos tomados pelas 
sociedades de credit° imobiliario; 

m) — fixar os limites de emissao e as 
condigOes de colocacao, vencimento 
e juros das "Letras Imobiliarias", 
bem como as condigOes dos seguros 
de suas emissOes; 

n) — fixar as condigOes gerais de opera-
gao de sua carteira de redesconto e 
das aplicagoes do sistema financeiro 
da habitagao; 

o) — determinar as condigOes em que a 
rede seguradora privada nacional 
operara nas varias modalidades de 
seguro previsto na Lei. 

O capital do BNH, pertencente inteira-
mente a Uniao Federal, sera inicialmente de 
Cr$ 1 bilhao. Entre os recursos que admi-
nistrara, o Banco contara coin os seguintes: 
a) — contribuigao mensal igual a 1% sObre 
a folha de pagamento das empresas que 
mantenham empregados sujeitos a descontos 
para os Institutos de Aposentadoria e Pen-
sOes; b) — deposit° no inferior a 20% do 
orgamento de aplicag5es dos IAPs; c) — 
depOsito em montante a ser fixado pelo 
Ministro da Fazenda de recursos das Caixas 
EconOmicas Federais; d) — emissao de "Le-
tras Imobiliarias" garantidas pela Uniao Fe-
deral; e) — corretagem de seguros realiza-
dos pelas repartigOes e entidades publicas. 
Estima-se em CrS 100 bilh5es os recursos 
corn que contara o BNH em 1965. 0 Banco 
podera, igualmente, contratar ou avalizar 
operagOes em moeda estrangeira que inte-
ressem ao programa habitacional do Pais. 

O BNH sera administrado por um Con-
selho de Administragao, constituido de 6 a 
9 membros, e uma Diretoria, composta pelo 
Presidente, Diretor-Superintendente e 2 a 5 
Diretores, todos corn mandato — exceto o 
Presidente — e nomeados pelo Presidente da 
RepOblica. 

O new° Servigo Federal de Habitagao e 
Urbanismo substituiu a extinta Fundagao da 
Casa Popular, incorporando o patrimonio 
desta. Ao SFHU, que sera dirigido por urn 
Superintendente, nomeado pelo Conselho de 
Administragao do BNH, foram atribuidas, 
principalmente, fung -oes de planejamento, 
pesquisa, estudo, analise e coordenagao, re-
lacionadas coin o piano habitacional. 

O BNDE ye, corn agrado, a adogao de 
providencias concretas em relagao a politica 
nacional de habitagao, pois sua legislagao 
nao the permitiu, ate agora, atender a di-
versas solicitagOes que foram encaminhadas 
a Instituigao, ligadas a pedidos de financia-
mento para construgao de moradias, por 
parte de entidades pablicas, ernpresas pri-
vadas e pessoas individualmente. 

De outra parte, caberia salientar, igual-
mente, o fato de ter o BNDE adotado, re-
centemente, providencias concretas no sen-
tido do financiamento da aquisigao de "casa 
prOpria" pelos seus funcionarios estaveis, 
mediante operagoes a serem realizadas atra-
ves do Servigo de Assistencia e Previdencia 
do Banco. 
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FUNDO DE APOSENTADORIA E PEN- 
SOES DOS FUNCIONARIOS DO BNDE 

Pela Resolugao n.0  148/64, de 12 de ju-
nho do corrente ano, do Conselho de Ad-
ministracao do Banco, foi criado o Fundo de 
Aposentadoria e PensOes dos Funcionarios 
do BNDE a que se refere o Estatuto dos 
Funcionarios da Entidade. 

Constituem recursos do Fundo: I — con- 

tribuicao mensal do Banco, eqiiivalente a 
18% do valor total das fOlhas de pagamento 
de seus funcionarios em atividade; II — re-
sultado das aplicacOes dos recursos que fo-
rem atribuidos ao Fundo. 

A mesma Resolugao criou o Servico de 
Assistencia e Previdencia (SAP), corn a fi-
nalidade de dar execucao aos dispositivos 
relacionados corn o Fundo e outras tarefas 
correlatas. 

ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Atraves da sua Divisao de Estudos 
Regionais, o Departamento Economic° do 
BNDE vem realizando interessante e valioso 
trabalho de pesquisa e documentacao sObre 
as entidades palicas vinculadas ao desen-
volvimento regional do Pais, para o que 
foram solicitadas informacOes e publicacoes 
aos referidos organismos. 

Os elementos constantes do acervo de 
documentacao ate agora obtido revelam in- 

formagOes de real interesse acerca da orga-
nizacao e caracteristicas de funcionamento 
desses Orgaos. 0 Departamento Economic° já 
conseguiu cadastrar 152 entidades, sendo 17 
federais, 4 de ambito inter-estadual e 131 
estaduais. 

0 quadro abaixo oferece urn resumo a 
respeito da natureza e subordinagao admi-
nistrativa das agencias de desenvolvimento 
regional cadastradas ate o momento: 

Natureza 	 Federais Inter- 
Estaduais 

Estaduais Total 

A — AGRNCIAS DE FINANCIMENTO E 
PLANEJAMENTO 	  

1. Estudos e Planejamento 	 
2. Idem, com responsabilidade de exe-

cucio e contrOle 	  

10 3 25 38 

2 

8 

'3 23 

2 

28 

10 

B — AMNCIAS DE CREDITO E FINAN- 
CIAMENTO 	  2 1 33 36 

1. Bancos oficiais 	  2 1 25 28 
2. Companhias de Investimento 	 8 8 

C — AGENCIAS DE PROGRAMAS SETO- 
RIAIS 	  5 73 78 

1 	Energia Eletrica 	  2 28 30 
2. Agua e EsgOto 	  5 5 
3. Frigorifico 	  2 2 
4. Habitacao 	  2 2 
5. Armazenagem 	  13 13 
6. Agricultura 	  9 	 9 
7. Metalurgia 	  4 	 4 
8. Outros  	3 10 	13 

TOTAL  	17 4 	131 	152 

Fonte: BNDE/DE 
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a distribuigao geografica, por RegiOes geo- 
Por sua vez, o quadro a seguir mostra 	econemicas de influencia, das 152 entidades 

em referencia: 

Natureza 
Norte 

e Centro- 
Oeste 

Nordeste Sudeste Sul 
Int 

Regional 
Brasil 

A — ACACIAS DE FINANCIAMENTO 
E PLANEJAMENTO 	 11 15 3 5 4 38 

1. Estudos e Planejamento 	 7 11 3 5 2 28 
2. Idem, corn responsabilidade de 

execucao e contrale 	 4 4 — — 2 10 

B — AGENCIAS DE CREDITO E 
FINANCIAMENTO 	  6 14 10 6 — 36 

C — AGENCIAS RESPONSAVEIS 
POR PROGRAMAS SETORIAIS 17 30 16 15 78 

TOTAL 	  34 59 29 26 4 152 

Fonte: BNDE/DE 

O BNDE reitera, no momento, o inte-
resse que mantem em receber, com regula-
ridade, documentagao preparada pelas di-
versas agencias de desenvolvimento regional 
do Pais, corn vistas a manter-se bem infor-
mado sabre o funcionamento de tadas as 
instituigaes do genero. Qualquer correspon-
dencia nesse particular — compreendo rela-
terios, legislagao, balangos, orgamentos, pu-
blicagoes, etc. — devera ser encaminhada ao 
Departamento EconOmico do BNDE (Rua 7 
de Seternbro, 48 - 9.° andar — Guanabara). 

OPORTUNIDADE INDUSTRIAL 

A Divisao de Propaganda e Expansao 
Comercial do Ministerio das Relagoes Exte-
riores comunicou ao BNDE ter a empresa 
Henschel-Werke AG., de Kassel, na Alema-
nha Ocidental, procurado o Servigo de Pro-
paganda e Expansao Comercial do Brasil 
(SEPRO), em Bonn, demonstrando interesse 
em conceder, a empresa brasileira, licenga 
para fabricagao, no Brasil, de geradores de 
vapor, movidos a gas ou a Oleo. A referida 
empresa, que a responsavel por um tergo 
da producao alema de geradores de vapor, 
compromete-se a fornecer a assistencia tec-
nica necessaria e a' encarregar a sua per-
missionaria, no Brasil, da distribuicao dos 
produtos no Pais e na area da ALALC. 

Para quaisquer informacaes suplementa- 

res os interessados deverao se dirigir, pre-
ferentemente em ingles, ao seguinte ende-
rev: 35 Kassel, Postfalch 786, Republica 
Federal da Alemanha. 

FINANCIAMENTO DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA 

A Lei n.° 4 366, de 23 de julho Ultimo, 
estabeleceu as diretrizes para o financia-
mento, pelo Govern Federal, de estudos e 
obras relacionadas corn a construcao de sis-
temas pUblicos de abastecimento de agua 
potavel nas sedes municipais e distritais, 
excluidas as capitais. 

Para tanto, foram criados fundos rotati-
vos mediante consignagao anual de dotagOes 
prOprias nos orgamentos do Ministerio da 
SaUde (Servigo Especial de SaUde PUblica 
— SESP), Superintendencia do Plano de 
Valorizagao Econamica da Amazonia (SP-
VEA), Comissao do Vale do Sao Francisco 
(CVSF) e Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS). Esses fundos se-
ra° formados tendo por base urn limite mi-
nimo de: a) — 0,3% do total da receita da 
Uniao para o SESP; b) — 5% sabre o orga-
mento da SPVEA; c) — 5% sabre o orga-
mento da CVSF; e d) — 10% sabre o orga-
mento do DNOCS. Os limites minimos em 
referencia serao calculados sabre as dotagOes 
do exercicio imediatamente anterior. 
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Os emprestimos destinados ao estudo e 
obras de construgio de servicos de abasteci-
mento de igua — cujos projetos justifitivos, 
elaborados segundo as normas tecnicas bai-
xadas pelo SESP, sera° dirigidos diretamen-
te aos Orgaos encarregados da gestao dos 
diversos fundos rotativos criados pela Lei — 
n5o vencerao juros e terAo prazos de amor-
tizagao variiveis de acOrdo corn a capacidade 
de amortizagao da metade da quota — parte 
do ImpOsto de Renda devida aos Municipios 
e observado, para cada fundo e para cada 
emprestimo, o limite de: a) — 5% da do-
tagao anual do SESP para o fundo rotativo; 
b) — 10% da dotagao anual da SPVEA para 
o fundo; c) — 15% da dotagao anual da 
CVSF para o fundo; e d) — 8% da dotacao 
anual do DNOCS para o fundo. 

Os projetos cujos orgamentos excedam os 
limites estabelecidos na Lei, terao as respec-
tivas diferengas financiadas pelo Banco 
Nacional do Desenvolvimento EconOmico 
(BNDE), na forma do artigo 32 da Lei n.° 
2 973/56. Conforrne e sabido, em substituigao 
ao recolhimento compulthrio que devem 
fazer anualmente ao BNDE de parte de seus 
depOsitos, o Banco esti autorizado a admitir 
inversOes diretas das Caixas EconOmicas 
Federais em servicos de abastecimento de 
igua. 

LEGISLAcA0 ECONOMICA 

Como resultado de suas atividades, o 
Departamento Juridic° do BNDE editou, 
em 1960, a publicagio "Legislag5o", na qual 
foram reunidos os textos referentes a legis-
lag5o federal relacionada corn o Banco e ou-
tras agendas de desenvolvimento economic°, 
bem assim a legislagao estadual relativa a 
investimentos pliblicos de carater econOmico. 
A publicac5o em referencia, que se mostrava 
atualizada ate o final do exercicio de 1959, 
teve excepcional acolhida da parte de le-
gisladores, administradores, tecnicos e enti-
dades ligadas ao processo de desenvolvimen- 

to do Pais, encontrando-se praticamente es-
gotada a edigao respectiva. 

Atraves dos seus Departamentos Eco-
nomic° e Juridico, o BNDE esti cuidando, 
no momento, de atualizar a citada 

para nova edigao, na qual sera dispen-
sada enfase especial a parte da legislag5o 
estadual vinculada a programas de desen-
volvimento econOmico. 

Com efeito, a conhecido que, nos Alti-
mos anos, tem-se registrado urn esfOrgo 
crescente de racionalizagao da administragao 
piablica estadual, atraves da elaboragao e 
execugao de programas governamentais de 
agao, os quais apresentam sucessivas ino-
vagoes, de modo geral preocupadas em re-
organizar os instrumentos tradicionais ao 
alcance da politica de desenvolvimento es-
tadual. As autarquias e sociedades de eco-
nomia mista, os Fundos Especiais vinculados 
a programas setoriais especificos, os meca-
nismos de estimulo e de programagao dos 
investimentos privados tern, dessa forma, 
oferecido aperfeigoamentos constantes, par-
tindo, inclusive, da prOpria experiencia es-
tadual. 

A fim de que possa dar andamento sa-
tisfatorio a atualizagao da legislagao estadual 
relacionada ao processo de desenvolvimento 
econOmico do Pais, o BNDE espera contar 
corn a indispensavel cooperacao dos Gover-
nos e agendas de desenvolvimento de tOdas 
as Unidades da Federagao. Nesse sentido, 
solicita-se que seja encaminhada ao Depar-
tamento EconOmico do Banco (Rua 7 de 
Setembro, 48-9.° andar, Guanabara) tOda e 
qualquer documentac5o que possa servir ao 
inventario em curso, como sejam: copias de 
leis e decretos criando agendas e fundos 
ligados a programas globais ou setoriais de 
desenvolvimento; montantes arrecadados 
desses fundos; balancos, orcamentos e rela-
tOrios periodicos das entidades governamen-
tais responsiveis pelo desenvolvimento es-
tadual, etc. 
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registro hibliogrgico 
LANCAMENTO DA REVISTA DO BNDE 

0 langamento oficial da REVISTA DO 
BNDE foi comemorado corn um coquetel 
realizado no dia 9 de setembro, no Clube 
Comercial, oferecido pela direcao do Banco. 

A solenidade compareceram membros da 
Administrac5o Superior do BNDE — Pre-
sidente Dr. Jose Garrido Torres, Conselheiro 
Di-. Edmundo Falcao da Silva, Superinten-
dente Professor Genival de Almeida Santos 
e Diretor Dr. Jayme Magrassi de SA —, ele-
mentos da direcAo da Revista e funcionarios 
do Banco; Conselheiros Humberto Bastos e 
Jose Augusto Bezerra de Medeiros, do Con-
selho Nacional de Economia; diretores e re- 

datores econOmicos dos principais Orggos da 
imprensa carioca e dos Estados; radialistas; 
diretores, professores e alunos das Escolas 
de Economia da Guanabara; economistas e 

tecnicos de varias entidades e outras pessoas 
especialmente convidadas. 

Na fotografia abaixo, tomada na ocasiao, 
estao reunidos, a partir da esquerda, o Pre-
sidente Jose Garrido Torres, o Embaixador 
Joao Dantas, Diretor do "Diatio de Noticias", 
e o Superintendente Genival de Almeida 
Santos, Diretor-Responsavel da REVISTA 

DO BNDE. 



REPERCUSSOES DO LANCAMENTO DA REVISTA DO BNDE 

0 lancamento da REVISTA DO BNDE 
teve, como era de esperar, enorme reper-
cussao na imprensa e nos meios econOmicos 
do Pais e do exterior. Alem de inameras 
cartas e telegramas recebidos pela direcao 
da Revista e pela Administragao do Banco, 
congratulatOrios pela edicao do periodic° do 
BNDE, a imprensa brasileira, por sua vez,  

deu grande destaque e importancia a publi-

cacao da revista do Banco, conforme se 

podera constatar da transcricao, feita em 

seguida, de alguns dos comentarios e das 

noticias publicadas na oportunidade em ve-

rios e categorizados Orgaos da imprensa do 

Pais: 

Jornal do Brasil, GB — 4/9/64 — Seca° "Comentario Economice: 

"REVISTA DO BNDE 

Nao chega talvez a meia-dazia o namero 
de revistas especializadas que entre nos tra-
tam de assuntos econOrnicos e financeiros em 
alto nivel. E e por isso que o aparecimento 
do primeiro numero da Revista do BNDE 
deve ser saudado como urn marcante acon-
tecimento. 

Ate aqui temos mantido contatos provei-
tosos corn diversas monografias elaboradas 
pelo corpo de tecnicos do Banco Nacional do 
Desenvolvimento EconOmico, algumas das 
quais fornecendo valiosos subsidios para este 
prOprio Comentario EconOmico, como "Mer-
cado Brasileiro de Fertilizantes", "Mercado 
Brasileiro de Chumbo", "Mercado Brasileiro 
de M etais nao Ferrosos", etc. Assim, o sur-
gimento, agora, de uma publicagao que ini-
cialmente sera trimestral, mas que acredita-
mos o seu exito a levara a mensal, a mais 
uma fonte segura de valiosas informacOes 
corn que o jornalismo econOmico especiali-
zado passara a contar doravante. 

Em seus doze anos de existencia, o BNDE 
tern atuado de maneira satisfatOria na exe-
cucao daquela tarefa inicial e prioritaria que 
the fora imposta pelas realidades da econo-
mia brasileira — eliminacao dos pontos de 
estrangulamento localizados na infra-estru-
tura. Operando dentro de criterios tecnicos, 
condicionando sua cooperacao financeira a  

apresentacao de projetos especificos, estu-
dando-lhes os aspectos econOmicos e finan-
ceiros, vem o Banco prestando ao Pais eon-
tribuicao valiosa, permitindo ao setor public° 
oferecer major eficacia a sua atuacao no 
processo de desenvolvimento. 

TOda essa experiencia no campo da pro-
gramagao econOmica, tao necessaria ao nosso 
desenvolvimento, estara agora mais perto de 
outros estudiosos, atraves da nova publica-
cao que traz em seu flamer° primeiro estu-
dos elaborados por categorizados funciona-
rios do Banco, como "Estudos EconOmicos no 
BNDE", de Jayme Magrassi de Si, Chefe do 
Departamento EconOmico, "Anotac,Oes para 
Programacao MacroeconOmica", de Bruno 
Linhares, Chefe da Divisao de Programacao, 
e "Estudos Setoriais e Programacao Econ6- 
mica", de Jose Pelacio Ferreira, Chefe da 
Divisao de Estudos Setoriais, todos trabalhos 
de elevado teor tecnico. Fazem parte, ainda, 
da revista alguns indicadores econOmicos, 
todos ligados as atividades da entidade. 

Esti, assim, a literatura econOmica bra-
sileira acrescida de mais uma publicacao 
periOdica, e os economistas, homens de ne-
gOcios e estudiosos dos problemas mais di-
retamente ligados ao desenvolvimento do 
Pais contarao de agora em diante corn mais 
essa fonte de suprimento de conhecimentos 
e informagOes tao ateis qua° necessarias". 

Jornal do Comercio, GB — 12/9/64 — Secao "Homens & Negocios": 

"REVISTA DO BNDE 

1) — 0 Banco Nacional do Desenvolvi-
mento EconOmico acaba de lancar o primeiro 
namero de sua revista, publicacao trimestral  

destinada a trazer o public° informado da 
marcha de suas atividades. A falta de pu-
blicacOes desse genero a um fenOmeno que 
ha muito se vem observando em nossos 
meios econOmicos e financeiros. 0 prOprio 
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Banco do Brasil, a nao ser os seus relatOrios 
e algumas publicacaes de determinadas Car-
teiras, nao possui uma revista especializada 
sObre a conjuntura econOmica brasileira, de 
modo a permitir que todos acompanhassem a 
evolucao dos acontecimentos econOmicos, 
vista pelos seus tecnicos e assessOres, perib-
dicamente, atraves de analises e comentarios 
regulares. Tambem os bancos particulares, o 
Ministerio da Fazenda e outros Orgaos espe-
cializados nao editam, como seria desejavel, 
publicacoes dessa natureza, ao alcance do 
grande palico. Os boletins da SUMOC sao 
publicados corn bastante atraso, urn tanto 
desatualizados e de circulacao restrita. En-
quanto em outros paises, nao so os bancos 
centrais, mas tambem os particulares se 
ocupam de analises e .estudos econOrnicos, 
entre nos, alem de "Conjuntura EconOrnica", 
da Fundagao Getiilio Vargas, e algumas re-
vistas, existe muito pouca literatura espe-
cializada sObre esse importante setor da 
vida atual. 

2) — Corn a Revista do BNDE demos, 
inegavelmente, urn grande passo para tor-
nar ao alcance de muitos a evolucao dos 
acontecimentos econOrnicos e financeiros do 
Pais, a marcha da industrializaciio e das a-
tividades ligadas a producao e outros setores 
basicos da economia brasileira. Apresentan-
do a sua excelente publicagao, a direcao do 
BNDE ressalta muito bem que, em seus doze  

anos de existencia, o Banco constituiu acervo 
de trabalho e de experiencia cuja divulgacao 
sistematica e subsidio valioso para quantos 
desejam inteirar-se de problemas e assuntos 
pertinentes ao desenvolvimento economic° 
do Pais. 

3) — A existencia da Revista, portanto, 
proporcionou aos tecnicos do Banco a pos-
sibilidade de concorrer corn o resultado de 
seus esforcos para a ardua tarefa de inter-
pretar e equacionar problemas especificos, 
e, ao mesmo tempo, contribuir para que o 
BNDE preste mais urn relevante servico 
causa do desenvolvimento da economia na-
tional. 

4) — Em seu primeiro niamero, que con-
tern, alem da origem, recursos, estrutura e 
funcionamento do Banco, a Revista apresen-
ta tres trabalhos principais, relacionados 
corn estudos econOmicos do BNDE, anota-

gOes para programacao macroeconOrnica e 
estudos setoriais e programagao econOmica. 

5) — De nossa parte, desejamos que a 
ideia feliz de sua atual direcao, resolvendo 
editar uma publicacao das atividades do 
Banco, atinja plenamente os seus objetivos 
e se amplie, pois sOmente e merecedora de 
encOmios. Estao, pois, de parabens, nao so 
os dirigentes do BNDE e seu corpo de asses-
sores e redatores, como tambem todos quan-
tos se interessam pelos problemas econOrnicos 
do Pais." 

Correio da Manha,GB - 12/9/64 — Suplemento Economic°, 1.a pig.: 

"REVISTA DO BNDE 

Marcando nova etapa no seu programa 
de atuacao em favor do desenvolvimento 
economic° do Pais, o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economic° acaba de lan-
car o primeiro warner° de sua publicagao 
— a Revista do BNDE — que tera periodi-
cidade trimestral e se destinara a divulgacao 
das atividades daquela Instituicao, trabalhos 
e estudos tecnicos e alguns indicadores eco-
nOmicos importantes. 

Na apresentacao da Revista, o seu Dire-
tor-Responsavel e Superintendente do BNDE, 
professor Genival de Almeida Santos, sali-
enta que "em seus doze anos de existencia, 
o BNDE constituiu acervo de trabalho e de 
experiencia cuja divulgacao sistematica 
subsidio valioso para quantos desejarem in- 

teirar-se de problemas e assuntos pertinen-
tes ao desenvolvimento econOmico do Pais. 
Essa divulgacao é, ademais, contribuicao re-
levante ao entendimento das complexas 
questOes que surgem, a cada passo, ao longo 
de urn processo de modificacOes estruturais 
na economia." 

0 corpo de direcao da Revista do BNDE 
constituido do Diretor-Responsavel, dr. 

Genival de Almeida Santos; do Diretor-
Executivo, Jayme Magrassi de Si, entao 
Chefe do Departamento EconOmico; do Se-
cretario, Mario Lara Filho, Chefe do Setor 
de Documentacao do Departamento EconO-
mico; e do Editor Grafico, Helio Brasil, 
Chefe do Setor de Obras e Instalaciies. Tern 
ainda a Revista urn corpo de redacao com-
post° por representantes de cada urn dos 7 
Departamentos tecnicos do Banco. 
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Do numero de lancamento da Revista do 
BNDE, de excelente feigao grafica, constam 
tres estudos de autoria de categorizados tee-
nicos da Casa: "Estudos Econamicos no 
BNDE", de Jayme Magrassi de So.; "Anota-
gOes para Programagao Macroeconamica", de 
Eruno Mattos Linhares e "Estudos Setoriais 
e Programacao Econemica", de Jose Pelircio 
Ferreira. Insere, ainda, a publicagao infor-
mativo artigo monografico sabre a origem, 
recursos, estrutura e funcionamento do nosso 
principal banco federal de investimentos. 

Correio do Povo, de Porto Alegre — 16/9/64: 

Sob o titulo "Revista do BNDE — Lite-
ratura EconOmica do Brasil Foi Enriqueci-
da", o jornal gaircho transcreveu praticamen- 

Completam a Revista uma secao de infor-
macOes e urn registro bibliografico. 

A literatura econernica brasileira este, 
assim, enriquecida de mais uma publicacao 
periOdica de alto nivel, que se vem somar 
contribuigao que o BNDE tern prestado ao 
desenvolvimento da economia nacional". A 
noticia inclui uma fotografia tomada por 
ocasiao do coquetel de lancamento da Re-
vista, em que o Presidente do BNDE, Dr. 
Garrido Torres, conversa corn o redator 
econOrnico do "Correio da Manha". 

to a nota saida no suplemento econOmico do 
"Correia da Manha", transcrita acima. 

Diario de Noticias, GB — 26/9/64 — Seca() "Momenta Econinnico": 

"ATIVIDADES DO BNDE 

O Banco Nacional do Desenvolvimento 
EconOmico langou o primeiro numero de 
sua revista, a Revista do BNDE, publicagao 
destinada a trazer o public° informado sabre 
a marcha das atividades da Instituigao. Em 
seus doze anos de existencia, o BNDE cons-
tituiu valioso acervo de trabalho e experi-
encia, cuja divulgagao sistematica a subsisio 
inestimavel para quantos desejarem inteirar-
se de assuntos concernentes ao desenvolvi-
mento econamico do Brasil, alem de contri-
buir para o entendimento de questOes, sem 
dravida complexas, que surgem constante-
mente, ao longo de urn processo de modifi-
cagOes estruturais da economia. 

Entre os trabalhos divulgados nesse pri-
meiro numero a de grande valia o intitulado 
"BNDE: origem, recursos, estrutura e fun-
cionamento". Os antecedentes relembram a 
Ka° da Comissao Mista Brasil-Estados Uni-
dos de Desenvolvimento Econemico, a ins-
tituicao do Fundo do Reaparelhamento Eco-
nomic°, destinado a mobilizar recursos em 
moeda nacional necessarios a realizacao do 
programa de desenvolvimento esbocado pela 
Comissao ref erida e a criagao do BNDE, 
organismo especifico corn a funcao de ad-
ministrar os recursos financeiros mobiliza-
dos e coordenar, como agente autorizado do 
govern°, as providencias necessarias a exe- 

cucao dos projetos relacionados corn o de-
senvolvimento economic° do Pais. 

Aborda, a seguir, o estudo da legislagao 
organica do E:NDE, contida nas leis n." 1 474, 
de 26 de novembro de 1951; 1 518, de 24 de 
dezembro de 1951; 1 628, de 20 de junho de 
1952 (que criou o Banco) e 2 973, de 26 de 
novembro de 1956. Examina apOs os recursos 
administrados pelo Banco, recursos prOprios, 
recursos livremente administrados pela En-
tidade, recursos especiais e recursos vincula-
dos. Em um terceiro capitulo, examina o tra-
balho a politica e agao financiadora do Banco, 
os criterios de prioridade, as modalidades de 
colaboragao financeira, garantia as operagOes 
contratadas e prazo das operagOes, juros e 
taxas cobrados. 

Urn quarto capitulo a dedicado a estrutura 
organizational, desde a administragao supe-
rior, Diretoria, Conselho de Administragao, 
fungOes do Presidente e do Diretor-Supe-
rintendente, a organizacao interna, com os 
Departamentos Administrativo, de ContrOle 
das Operacaes, EconOmico, Financeiro, Ju-
ridico, de OperacOes Internacionais e de 
Projetos. 

Finalmente, urn quinto capitulo informa 
o resultado da acao financeira. Desde a 
demanda de recursos, analisada segundo as 
regiOes geo-econamicas (Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Extremo-Sul) e os 
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setores de atividade (transporte, energia 
eletrica, indirstria, agricultura e seto-
res complementares e outros setores) ate 
a colaboragao autorizada, em moeda nacio-
nal e estrangeira, no decorrer dos doze anos 
de existencia do Banco. 0 valor da colabo-
ragao solicitada foi de 356 balks e 990 
milhoes de cruzeiros, a pregos da epoca. Na 
mesma base, foram autorizados 151 bilhOes 
e 460 milhOes, eqUivalentes, a pregos de 1963, 
a 602 bill-16es e 372 milh5es de cruzeiros, 
alem da prestagao de garantias para recursos 
no montante de US$ 781 millies. 

Os investimentos realizados no periodo 
1952/63 a pregos da epoca elevaram-se a 154 
bilhoes e 24 milhoes de cruzeiros, eqUiva-
lentes, em cruzeiros de 1963, a 469 bilhOes e 
227 milhOes de cruzeiros. A distribuigao per- 

centual das aplicagOes mostra ligeira predo-
minancia para o setor das indrastrias basicas, 
corn 36,5% do total, seguindo-se energia ele-
trica, corn 34,0%, transporte corn 26,6% e 
setores complementares da atividade agrico-
la corn 2,7%. 

Em termos reais, as aplicagOes do BNDE, 
nos iiltimos anos, tern sido inferiores aos 
anos de 1956, 1957 e 1959, quando alcanga-
ram, em numeros redondos, a pregos de 
1963, 76, 67 e 65 bilhOes, respectivamente, ao 
passo que em 1961, 62 e 63, o montante foi 
de 46, 47 e 63 bilhOes de cruzeiros. As cifras 
revelam que o BNDE nao tem podido ex-
pandir os seus investimentos na proporgao 
desejavel a urn organismo de ambito nacio-
nal, fato que se prende a relativa escassez 
de recursos postos a sua disposigao". 

0 Globo, GB — 11/9/64 — Secao "Porta de Livraria", de Antonio Olinto: 

"ESTUDOS ECONOMICOS 

Tornaram-se comuns, ifitimamente, as e-
dic5es, no Brasil, de livros de Economia ou 
de assuntos com ela relacionados. Nesse ter-
reno, Zahar EditOres, Fundo de Cultura, Di-
fusao Europeia do Livro, entre outras, foram 
as editerras que forgaram a mao e acabaram 
impondo seus langamentos. 0 crescimento 
do /rimer° de universitarios e estudantes 
superiores ja vinha, ha algum tempo, exi-
gindo livros desse tipo. No Servigo de Do-
cumentagao do Wisterio da Viagao, lancei 
uma colegao chamada "Maui." de estudos 
sabre temas de transportes e obras palicas 
e sou testemunha do extraordinario interesse 
que essa colecao teve no Ultimo decenio. Sai 
agora nesta epoca da visita de Walt Whit- 

man Rostow ao Brasil e da venda fora do 
comum, aqui, do livro "Etapas do Desen-
volvimento EconOrnico", desse autor norte-
americano, a Revista do BNDE, cujo pri-
meiro nrimero reune tres estudos — de 
Jayme Magrassi de Si, Bruno Mattos Li-
nhares e Jose Pehlei° Ferreira —, uma re-
senha informativa de como nasceu a revista, 
informagOes sabre legislagao econOmico-
financeira e registro de publicagOes editadas 
por aquele Orgao. Muito born o trabalho de 
Jayme Magrassi de Sa, em que passa em 
revista problemas de analise e de politica 
econamica e o modo como tem o BNDE de-
terminado estudos especificos de aspectos da 
economia brasileira do momento. Revista do 
BNDE a dirigida por Genival de Almeida 
Santos". 

Diario de Noticias, GB — 10/9/64: 

Publicando em sua primeira pagina uma 
fotografia tomada por ocasiao do coquetel de 
langamento da Revista do BNDE, na qual o 
Presidente do BNDE, Dr. Garrido Torres, 
palestra corn o Ernbaixador Joao Dantas, 
Diretor do "Diario de Noticias", o jornal 
publica uma nota a respeito do lancamento 
da Revista do Banco, da qual extraimos os 
seguintes trechos: 

"Referindo-se a nova publicagao do BNDE, 
disse o Presidente Garrido Torres que mar- 

cars uma nova fase na evolucao do pensa-
mento econOmico, servindo de veiculo de 
divulgagio das atividades desta Instituigao, 
trabalhos e estudos e alguns indicadores 
econamicos, numa linguagem acessivel 
compreensao popular apesar de seu aspecto 
tecnico." 0 jornal registra, em seguida, os 
nomes dos dirigentes da Revista do BNDE, 
sendo a noticia completada corn uma resenha 
sabre o 1.0  ninnero da publicacao. 
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Tribuna da Imprensa, GB — 2/9/64 — Seca.° "Financas & Negocios", de Hedyl R. Valle: 

"REVISTA DO BNDE 

Recebemos hoje o primeiro mamero da 
Revista do BNDE; nao confundir corn a pu-
blicagao da AssociacAo dos Funcionarios do 
BNDE. Trata-se da revista oficial do Banco 
publicada sob a responsabilidade do Diretor-
Superintendente, Sr. Genival Santos, sendo 
o restante de seu corpo de diregao consti-
tuido por Jayme Magrassi de SA, Mario Lara 
Filho e Helio Brasil. 

Folheando repidamente a revista do BNDE 
tivemos uma magnifica impressao sob todos 
os pontos de vista. Se alguma restricao ti-
vessemos a fazer seria apenas corn relagao 
ao atraso na vinda ao public°, pois algumas 
informaciies jA se acham desatualizadas corn 
cerca de 5 meses. Lembramos, porem, aos 
amigos Genival e Magrassi, que a coisa mais 
facil no Brasil e fazer uma revista; o mais 

dificil e chegar ao warner° 10". 

Tribuna da Imprensa, GB — 11/9/64 — Seca° "Financas & Negocios", de Hedyl R. Valle: 

"REVISTA DO BNDE 

Para marcar o langamento de sua revista, 
o fiNDE reuniu, ontem, num coquetel, alem 
de sua diregao, alguns altos funcionArios e 
jornalistas da area ecomimica. A revista do 
BNDE representa urn esforco de urn grupo  

de servidores, liderados pelos senhores Ge-
nival Santos e Jayme Magrassi de SA. A pu-
blicacao esta em alto nivel tecnico e sem 
nenhuma concessao ao desejo de ser popular 
ou de vulgarizar. Mais uma vez transmitimos 
nossos votos de sucesso aos que lancaram 
essa categorizada revista". 

Correio da Manila, GB — 5/9/64 — Sega° "Moeda & Seguros": 

	

"0 Banco Nacional do Desenvolvimento 	mento das complexas questhes que surgem, 

	

Economic° lancou o primeiro nUmero de sua 	a cada passo, ao longo de um processo de 

	

publicacao intitulada Revista do BNDE, des- 	modificaciies estruturais na economia". Na 

	

tinada a divulgagao das atividades do esta- 	Revista do BNDE, em seu primeiro warner°, 

	

belecimento, trabalhos e estudos tecnicos e 	foram inseridos tres estudos: "Estudos Eco- 

	

alguns indicadores econemicos importantes. 	nOmicos no BNDE", de Jayme Magrassi de 

	

Na apresentagio da Revista diz o Superin- 	SA; "Anotacoes para Programacao Macroe- 

	

tendente Genival Santos que "em seus 12 	coniamica", de Bruno Mattos Linhares; e 

	

anos de existencia, o BNDE constituiu acer- 	"Estudos Setoriais e Programacao Economi- 

	

vo de trabalho e de experiencia cuja divul- 	ca", de Jose Pellacio Ferreira. Divulga ain- 

	

gaga° sistematica é subsidio valioso para 	da a Revista uma resenha selbre a origem, 

	

quantos desejarem inteirar-se de problemas 	recursos, estrutura e funcionamento de nos- 

	

e assuntos pertinentes ao desenvolvimento 	sa maior agencia federal de financiamento 

	

economic° do Pais. Essa divulgagao é, a- 	para grandes investimentos, uma seggio de 

	

demais, contribuicAo relevante ao entendi- 	informagOes e um registro bibliografico." 

0 Jornal, GB — 10/9/64: 

"LANCAMENTO DA REVISTA DO BNDE 

O Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econamico langou a Revista do BNDE, on-
tern, durante urn coquetel no Clube Corner-
cial, quando falaram a respeito da iniciativa 
o Presidente do Banco, Economista Garrido 
Torres, e o Superintendente Sr. Genival de 
Almeida Santos. Tera essa publicacao perio-
dicidade trimestral e se destinara a divul-
gaga° das atividades daquela Instituicao, 
trabalhos e estudos tecnicos e alguns indi- 

cadores economicos importantes. Na apre-
sentagao da Revista, o seu Diretor-Respon-
savel, prof. Genival de Almeida Santos, sa-
lientou que "em seus 12 anon de existencia 
o BNDE constituiu acervo de trabalho e 
experiencia cuja divulgagao sistematica 
subsidio valioso para quantos desejarem in-
teirar-se de problemas e assuntos pertinen-
tes ao desenvolvimento econOmico do Pais. 
Essa divulgagao a considerada contribuicao 
relevante ao entendimento das complexas 
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questoes que surgem, a cada passo, ao longo 
de urn processo de modificagOes estruturais 
na economia". Constituem ainda o corpo de 
direcAo da Revista, o Chefe do Departamen- 

to Economic°, Sr. Jayme Magrassi de Sa; o 
Chefe do Setor de Documentagao, Sr. Mario 
Lara Filho; e o Chefe do Setor de Obras e 
InstalacOes, Sr. Helio Brasil." 

Jornal do Brasil, GB — 22/9/64 — Sec,fio "Literatura", de Lago Burnett: 

"Marcando nova etapa no seu programa 
de atuacao em favor do desenvolvimento 
economic° do Pais, o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economic° acaba de lancar 
o primeiro 'lamer° de sua publicacao — a 

Revista do BNDE — que tera periodicidade 

trimestral e se destinara a divulgacao das 
atividades daquela Instituicao, trabalhos e 
estudos tecnicos e alguns indicadores eco-

nOmicos. 
Na apresentacao da Revista, o seu Diretor-

Responsavel e Superintendente do BNDE, 

Professor Genival de Almeida Santos, sali-
enta que "em seus doze anos de existencia, 
o BNDE constituiu acervo de trabalho e de 
experiencia cuja divulgacao sistematica 
subsidio valioso para quantos desejarem in-
teirar-se de problemas e assuntos pertinen-
tes ao desenvolvimento economic° do Pais. 
Essa divulgacAo é, ademais, contribuicao 
relevante ao entendimento das complexas 
questeles que surgem a cada passo, ao longo 
de urn processo de modificacOes estruturais 

na economia". 

0 Jornal, GB — 15/9/64 — Seca° "Jornal Literario", de Waldemar Cavalcanti: 

"0 Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° iniciou a publicacao de uma re-
vista trimestral — a Revista do BNDE, sob  

a direcao dos Economistas Genival de Al-
meida Santos e Jayme Magrassi de SA." 

Jornal do Brasil, GB — 10/9/64 — Seca° Economica: 

"Contendo estudos econOmicoA de alto 
nivel foi ontem lancada, em coquetel no 
Clube Comercial, a Revista do BNDE, Orgao 

que tera na colaboracao do corpo tecnico do 

Jornal do Comerio, GB — 12/9/64: 

Alem da nota transcrita anteriormente, 
a Sega° "Homens & NegOcios" publicou uma 
fotografia da capa do 1. 0  namero da "Revista 

do BNDE", acompanhada da seguinte le-

genda: 
"Marcando nova etapa de seu programa 

de atuacao, o Banco Nacional do Desenvol-
vimento Economic° acaba de lancar o pri-
meiro /lamer° de sua publicacao — a Revista 

0 Jornal, GB — 12/9/64: 

Encimado por uma fotografia, foi publi-
cado o seguinte texto-legenda: "BNDE lanca 
a sua Revista — Corn um concorrido coque-
tel oferecido no Clube Comercial a imprensa 

e homens ligados as atividades econOmicas e 
financeiras do Pais, o BNDE lancou a Revista 
do BNDE, que se destina a propagar as a-
tividades dessa Instituicao e dos trabalhos 

REVISTA DO BNDE  

Banco Nacional do Desenvolvimento EconO-
mico mais urn fator de garantia de exit° da 
nova publica0o". 

do BNDE — assunto de nossos comentarios 
de abertura desta coluna, que tera circula-
ca"o trimestral, corn destino a divulgar as 
atividades da Instituicao, trabalhos e estudos 
tecnicos, bem como indicadores econOmicos. 
No primeiro flamer° (foto), artigos de Jayme 
Magrassi de Se, Bruno Mattos Linhares e 
Jose Pelacio Ferreira, alem de trabalho 
completo sObre o BNDE." 

tecnicos e temas econOmico-financeiros em 

geral. Todos os campos em que opera o 

BNDE, muito especialmente os investimen-

tos que aplica nas indastrias que florescem 

no Pais, sera° motivo de ampla divulgagao 

corn dados analiticos e estudos econOmicos, 

na Revista do BNDE." 
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Diario Carioca, GB 	11/9/64: 

Junto a uma fotografia tomada por oca-
siao do coquetel de langamento da publica-
gao do Banco, foi divulgada a seguinte le-
genda: "Revista do BNDE — 0 Presidente 
do ENDE reuniu, ontem, num coquetel, ele-
mentos da imprensa e de entidades econO- 

0 Globo, GB — 11/9/64: 

"0 BNDE LANcOU 0 PRIMEIRO NUMERO 

0 Banco Nacional do Desenvolvimento 
EconOmico lancou, ontem, o primeiro fla-
mer° de sua publicagao — Revista do BNDE 
— que circulars trimestralmente e divulgara 
as atividades da Instituicao, trabalhos e es-
tudos tecnicos e indicadores econOrnicos im-
portantes. Para inaugurar a Revista, o Pre-
sidente do BNDE, Sr. Jose Garrido Torres, 
ofereceu urn coquetel a imprensa e a eco-
nomistas. 

O Diretor-Responsavel da nova revista 
o Superintendente do BNDE, Professor 

Genival de Almeida Santos, e de sua dire- 

Jornal do Comercio, GB — 11/9/64: 

"REVISTA DO BNDE — 0 Presidente 
do BNDE reuniu, ontem, num coquetel, ele-
mentos da imprensa e de entidades econO-
micas da Guanabara, para o langamento da 
revista oficial do Banco. Entre outros corn-
pareceram ao encontro destacados elementos 
da imprensa falada e escrita, representantes 
de Orgaos econOmicos, ademais de Diretores 
de Faculdades, professores e representantes  

micas da Guanabara, para o langamento da 
Revista oficial do Banco. A Revista do BNDE, 
que tera periodicidade trimestral, se desti-
nara a divulgagao das atividades daquela 
Instituicao, trabalhos e estudos tecnicos e 
alguns indicadores econOmicos importantes". 

DE SUA REVISTA 

gao fazem parte os economistas Jayme Ma-
grassi de Si, Chefe do Departamento Eco-
nennico; Mario Lara Filho, Chefe do Setor 
de Documentagao do Departamento Econo-
mic°, e Helio Brasil, Chefe do Setor de 0- 
bras e InstalagOes. CompOem o corpo de 
redagao representantes de cada urn dos sete 
departamentos tecnicos do BNDE. Do na-
mero de langamento constam tres estudos, 
de Jayme Magrassi de Sa, Bruno Mattos 
Linhares e Jose Pelacio Ferreira, e artigo 
monografico sObre a origem, recursos, es-
trutura e funcionamento do BNDE". 

de diversas revistas econOmicas sediadas na 
Guanabara. Destacamos a simpatica inicia-
tiva de terem sido convidados, tambem, 
cinco dos melhores alunos do -Ultimo ano de 

cada uma das Faculdades EconOmicas do 
Estado. Ern questa° de desenvolvimento vai 
o BNDE preparando inclusive o material 

humano, para o dia de amanha". 

Correio da Manha, GB — 12/9/64 — Seciio "Economia e Financas": 

"BNDE EDITA PERIODICO — 0 Banco 
Nacional do Desenvolvimento EconOmico 
lancou o primeiro flamer° de sua publicacao 
— a Revista do BNDE — que tera periodi-
cidade trimestral e se destinara a divulga-
gao das atividades daquela Instituicao, tra-
balhos e estudos tecnicos e alguns indicado-
res econOmicos importantes. Na apresenta-
cao da Revista, o seu Diretor-Responsavel 
e Superintendente do BNDE, Professor Ge-
nival de Almeida Santos, salienta que "em  

seus doze anos de existencia, o BNDE cons-
tituiu acervo de trabalho e de experiencia 
cuja divulgagao sistematica a subsidio va-
lioso para quantos desejarem inteirar-se de 
problemas e assuntos pertinentes ao desen-
volvimento economic° do Pais. Essa divul-
gagao é, ademais, contribuicao relevante ao 
entendimento das complexas questOes que 
surgem, a cada passo, ao longo de urn pro-
cesso de modificacOes estruturais na eco-
nomia". 
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MERCADO BRASILEIRO DE DI-OXIDO DE TITANIO 

Em julho ultimo, foi editado e distribuido 
mais urn estudo monografico do Departa-
mento EconOmico do BNDE, relativo ao 
"Mercado Brasileiro de Di-Oxido de Titanio". 
A monografia — primeira de uma serie so-
bre produtos quimicos basicos — foi elabo-
rada pelo Setor de Industria Quimica da Di-
visao de Estudos Setoriais do D.E., tendo 
sido grande a sua procura por parte de Or-
gaos pirblicos, empresas e pessoas interessa-
das no assunto, achando-se a edigao respec-
tiva totalmente esgotada. 

O estudo focaliza, de inicio, os principais 
aspectos tecnicos referentes ao di-Oxido de 
titanio — pigmento branco de largo emprego 
principalmente nas indirstrias de tintas, ver-
nizes e lacas, de plasticos, esmaltagao a fogo, 
papel, borracha, couros, texteis, farmaceu-
tica, cosmeticos, etc. — sendo examinados, 
nesta parte, os tipos mais comuns, os setores 
consumidores, as materias-primas principais 
para a sua fabricagao, os processos de pro-
dugao e a tecnologia utilizada. 

O capitulo seguinte, reunindo a documen-
tagao estatistica disponivel, estuda o mercado 
mundial de concentrados e di-Oxido de ti-
tanio, dando destaque ao mercado norte-
americano. 

No seu terceiro capitulo, o trabalho a-
borda, corn minutia, o comportamento re-
cente do mercado brasileiro de TiO, apre-
ciando, de inicio, os aspectos da oferta desse 
pigmento. No tocante as importagoes, o es-
tudo examina o volume, a origem, o destino, 
os pregos e o custo do produto importado. 
Segundo os dados apresentados, as importa-
goes de di-Oxido de titanio, pelo Brasil, 
cresceram de maneira expressiva nos 81timos 
anos, elevando-se de 2.544 toneladas, em 
1958, para mais de 7.000 toneladas, em 1963, 
correspondentes a urn valor CIF da ordem 
de mais de 3,5 milhoes de &dares. Em rela-
gao aos paises fornecedores, o trabalho de-
monstra que o mercado nacional tern sido 
suprido de maneira bastante diversificada 
neste particular, por urn /Earner° razoivel 
de paises, destacando-se a Alemanha Oci-
dental, Espanha, Estados Unidos, Franga, 
Italia, Japao, Reino Unido e Tchecoslova-
quia, que, em conjunto, respondem por cerca 
de 99% do suprimento. Para Sao Paulo e a 

Guanabara destina-se a quase totalidade do 
branco de titanio importado; os mercados do 
Rio Grande do Sul e Pernambuco absorvem 
quantidades relativamente inexpressivas no 
total. 

Em seguida, o estudo passa a analisar as 
condig8es da producao nacional de di-Oxido 
de titanio, realizada, ate agora, exclusiva-
mente pela Cia. Quimica Industrial "CIL", 
de Sao Paulo, cuja produgao anual oscilou 
entre 1.500 a 1.820 toneladas anuais no pe-
riodo 1958/63. Essa empresa opera pelo pro-
cesso convencional, dispondo de unidade 
produtora de acid° sulfuric° e trabalhando 
com ilmenita recebida do Parana. 

Tomando os dados de importagao e pro-
dugao, o trabalho detem-se, a seguir, no 
exame do consumo aparente nacional de di-
Oxido de titanio, cujo nivel cresceu de 1.698 
toneladas, em 1953, para 4.586 toneladas, em 
1959, e 8.800 toneladas, em 1963. A partici-
pagao da oferta interna, que era de 58%, em 
1953, decresceu para 19%, em 1963. Utilizando 
elementos estatisticos levantados diretamen-
te junto a CACEX, a monografia mostra, 
nesta parte, a provavel composigao setorial 
do mercado consumidor nacional, concluindo 
que o mesmo assim se apresentava em 1962, 
em termos percentuais: tintas, vernizes e 
lacas — 45,5%; plasticos — 17,6%; metalur-
gia-esmaltagao a fogo — 4,0%; papel — 1,7%; 
borracha — 1,6%, e diversos setores —
29,6%. 0 trabalho aborda, em continuagao, 
os fatOres que influenciam a demanda de 
branco de titanio no mercado nacional. 

Em capitulos subseqiientes, sao feitas 
projegOes de demanda e de oferta de TiO., 
no Brasil, sendo apresentado, em seguida, 
urn balango de demanda e oferta provaveis. 
De acOrdo corn as projegoes elaboradas pelo 
Departamento Economic°, a demanda brasi-
leira desse produto quimico alcangara, em 
1965, 10.000 toneladas, elevando-se a 18.600 
toneladas em 1970. Salienta o trabalho, em 
continuacao, que nao existem projetos con-
cretos de ampliacao ou instalagao, a curto 
prazo, de fabricas de di-Oxido de titanio no 
Pais. 

Nessas condigOes, o "deficit" do supri-
mento a ser realizado atraves da importagio 
atingira a mais de 8.300 e 16.800 toneladas, 
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respectivamente em 1965 e 1970, o que, con-
siderando-se o prey° medio do produto ve-
rificado em 1963, correspondera a urn dis-
pendio provavel de divisas da ordem de US$ 
4,1 e US$ 8,3 milhaes nesses mesmos anos. 
Em todo o periodo 1965/70, seriam gastos 
US$ 36,1 milhOes nas importacOes do pro-
duto. 

Em sua parte final, o estudo passa a 
analisar as amplas possibilidades nacionais 
de autosuficiencia em relacao ao di-Oxido de 
titanio, sendo examinadas, neste particular, 
as reservas brasileiras de ilmenita, os insu-
mos no setor, os equipamentos necessarios 
e o seu fornecimento, as economias de esca-
la, os investimentos estimados e a economia  

de divisas a alcancar. Segundo conclui o 
trabalho, o mercado brasileiro de branco de 
titanio justifica a instalagao imediata de uma 
fabrica corn capacidade nominal de producao 
de 20.000 t/ano, nivel em que se obtem pon-
deravel economia de escala. 

A publicacao insere, ainda, variado e 
minucioso apendice estatistico a respeito do 
mercado de di-Oxido de titanio no Brasil e 
em outros paises, bem assim, a titulo de 
apendice tecnico, urn resumo de pormenori-
zado relatOrio preparado pela Comissao Na-
cional de Energia Nuclear (CNEN), a pedido 
do BNDE, sObre as reserves brasileiras de 

ilmenita. 

MERCADO BRASILEIRO DE CIMENTO — 1946/1968 

Dentro do programa de divulgagao de 
estudos monograficos sObre setores e pro-
dutos basicos, foi editado e distribuido, em 
agOsto Ultimo, novo trabalho elaborado pela 
Divisao de Estudos Setoriais do Departa-
mento Economic° do BNDE, focalizando o 
comportamento do mercado brasileiro de ci-
mento comum ao longo do periodo 1946/68. 
0 estudo foi amplamente distribuido entre 
reparticeies, empresas, bibliotecas e pessoas 
interessadas no assunto, sendo de realcar 
que a imprensa deu grande destaque ao 
trabalho, divulgando os principais jornais do 
Pais comentarios sObre as conclusOes do 
mesmo. 

A monografia divulgada compreende, 
principalmente, uma atualizacao de estudos 
sabre o mercado de cimento publicados an-
teriormente pelo Banco. Por isso mesmo, 
sua enfase maior refere-se ao exame das 
perspectivas do mercado nacional no periodo 
1964/1968. 

Analisando a evolucao recente do consu-
mo de cimento "portland" comum, no Pais, 
o trabalho mostra que o mesmo, no Ultimo 
trienio, cresceu a taxa media de apenas 5,5% 
ao ano — 6%, 7% e 4%, em 1961, 1962 e 
1963, respectivamente — o que representa 
urn acentuado declinio no ritmo de expansio 
relativamente a tendencia observada ao lon-
go do periodo 1946/60, quando a taxa cumu-
lativa de crescimento anual foi, em media, 
de 9,7%,. Esse declinio reflete a prOpria ten-
dencia da economia brasileira, cuja taxa de  

crescimento entrou, tambem, em descensao 
em anos recentes. 

De acOrdo corn o estudo, o consumo na-
cional de cimento em 1963 elevou-se a 5,2 
milhOes de toneladas. Em 1960 o consumo 
fora de 4,4 milhoes; em 1955, de 2,9 milhOes; 
em 1950, de 1,8 milhao e em 1946, de 1,2 
milhao de toneladas. 

Grupadas as Unidades Federadas em 8 
diferentes RegiOes geo-econOmicas, o mer-
cado consumidor nacional assim se apresen-
tou em 1963: 1.a Regiao (de Rondonia ao 
Amapa) — 61 mil toneladas; 2.a Regiao 
(Maranhao e Piaui) — 16 mil toneladas; 3.a 
Regiao (do Ceara a Alagoas) — 395 mil 
toneladas, sendo 222 mil toneladas samente 
em Pernambuco; 4.a Regiao (Sergipe e Ba-
hia) — 183 mil toneladas; 5.a Regiao (Es-
pirito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara) 
— 1.191 mil toneladas, sendo 645 mil tone-
ladas na Guanabara; 6.a Regiao (Minas Ge-
rais, Goias e Brasilia) — 777 mil toneladas, 
sendo 77 mil toneladas exclusivamente em 
Brasilia; 7.a Regiao (sao Paulo, Parana e 
Mato Grosso) — 2.202 mil toneladas, das 
quais 1.952 mil sOmente em Sao Paulo; e, 
finalmente, 8.a Regiao (Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul) — 348 mil toneladas. 

Empregando distintas hipOteses de cres-
cimento do consumo de cimento, o estudo 
oferece, em seguida, tres diferentes proje-
cOes da demanda nacional no periodo 1964/ 
68. A 1.a projecao admite a hipOtese de 
crescimento linear do consumo, segundo uma 
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equacao do tipo Y = A BX; na 2.a pro-
jegao aplica-se aos anos de 1964 a 1968 a 
taxa media anual de crescimento observada 
no mesmo intervalo 1955/63 (6,6%), deter-
minada segundo a hipatese de uma evolugao 
exponencial do consumo e adotando-se para 
curva ajustante uma equagao do tipo gene- 

rico Y = AB ; finalmente, a 3.a projegao 
resulta da agregagao das estimativas feitas 
para os diferentes mercados regionais, du-
rante o mesmo periodo, mediante, tambem, 
adogao de hipatese de evolugao em exponen-
cial para os consumos regionais. Os dados 
projetados assim se apresentam (em milhoes 
de toneladas de cimento comum): 

Anos 1.a Hip. 2.a Hip. 3.a Hip. 

1964 	 5,50 5,60 5,71 
1965 	 5,80 5,97 6,16 
1966 	 6,10 6,36 6,65 
1967 	 6,40 6,78 7,20 
1968 	 6,70 7,23 7,78 

Focaliza o estudo, em seguida, as pers-
pectivas de expansao da indastria nacional 
de cimento no qiiinqiienio vindouro. De Mi-
cio, a examinado o grau de utilizacao das 
fabricas de cimento em operacao no Pais, 
concluindo-se que, a excegao das fabricas 
localizadas no Rio Grande do Sul, ja con-
seguiram as indastrias do ramo akangar urn 
fator medio de utilizagao superior a 9Q%. 
Assim, tomando como referencia a hipatese 
do consumo de 7,8 milhoes de toneladas de 
cimento em 1968, constata-se que a indastria 
brasileira devera aumentar sua capacidade 
nominal para 8,7 milhaes de t/ano, caso ve-
nha a operar ao nivel de 90% de utilizagao 
das instalagOes fabris ou 8,2 milhoes de 
t/ano, na hipOtese do fator de utilizagao ser 
de 95% (excegao para as fabricas do Rio 
Grande do Sul, para as quais admitiu-se o 
fator de 80%, em virtude de problemas re-
lacionados corn o suprimento de calcareo). 

Como a indastria nacional de cimento 
dispunha, em conjunto, em 1963, de uma ca-
pacidade global instalada de 6,1 milhOes de 
toneladas, o aumento da capacidade a ser 
requerido no qiiinqiienio 1964/68 devera si-
tuar-se em mais de 2 milhOes de t/ano. Os 
empreendimentos em execucao ou em pro-
jeto, ate agora conhecidos, somam cerca de 
1 milhao de toneladas de capacidade nominal 
instalada. 

Completa o estudo monografico do Banco 
cuidadoso balango dos mercados regionais 
de cimento, corn o exame do consumo e das 
perspectivas da oferta regional desse pro-
duto basic°. 

"CUADERNOS DE LA C.V.F." 

Dentro do programa de divulgacao de 
suas atividades, a Corporation Venezolana 
de Fomento acaba de lancar o 1. 0  manner° 
de sua revista trimestral "Cuadernos de la 
C.V.F." que, nos termos do editorial de sua 
apresentagao, aspira ser uma publicagao de 
nivel tecnico que se tome em ponto de re-
ferencia obrigatOrio para todos os estudiosos 
do processo de desenvolvimento economic° 
da Venezuela. Nesse sentido, a publicacao 
pretende divulgar a serie de trabalhos, es-
tudos, analises, investigagOes e monografias 
realizadas pela equipe tecnica da C.V.F., 
bem assim inserir colaboragOes de especia-
listas nacionais e de outros paises. 

0 1.° namero da revista, correspondente 
ao trimestre abril/junho de 1964, publica as 
seguintes materias principais: "Venezuela e 
a Integragao Latinoamericana", de Eddie 
Morales Crespo; "A Incidencia Crediticia da 
C.V.F.", monografia preparada pela equipe 
da Unidade de Estudos da CorporaciOn; "0 
Mercado do Fumo Venezuelano"; "As Atuais 
Tendencias na Zonificagao Humano-Econ6- 
mica da Venezuela", de Marcos-Aurelio Vila 
e "Informe Preliminar sabre a Indastria 
Automobilistica", preparado pela equipe da 
CORDIPLAN. Na secao "Documentos" sao 
transcritos os seguintes trabalhos: "Vene-
zuela na Conferencia Mundial de Comercio 
e Desenvolvimento", de Manuel R. Egaiia; 
"Politica Petrolifera Venezuelana", de Ma-
nuel Perez Guerrero; "ConsideracOes sabre 
a Entrada da Venezuela na ALALC" e "Pla-
no Adicional de Inversiones do Govern° 
Constitutional". Insere, ainda, a publicacao 
uma secao de notas, constante de variado 
noticiario. 

Ao fazer o registro do lancamento de 
"Cuadernos de la C.V.F.", excelente publi-
cacao que vein enriquecer a literatura eco-
namica latinoamericana, sera oportuno res-
saltar que o ano de 1964 marcou o apareci-
mento de importantes perkidicos no campo 
do desenvolvimento econamico no Continen-
te, como sao os casos das revistas da C.V.F., 
do BID e do BNDE. 
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"MUNDO EC ONOMICO" 

Registramos, corn prazer, o recebimento 
do nUmero de langamento da revista "Mun-
do EconOmico", correspondente a marco 
deste ano. A publicagao, que se edita sob 
responsabilidade da Associagao dos Ex-
alunos da Faculdade de Economia, Financas 
e Administracao de Sao Paulo, entidade 
fundada em 1956, tern por Diretor-Presiden-
te o Sr. Vittorio Carlos de Marchi e Diretor 
do Expediente o Sr. Milton Lourengo. 

No seu primeiro numero a revista publi-
ca os seguintes trabalhos: "Causas, Conse-
qiiencias e Contr.Ole da Inflacao", do Prof. 
Dorival Teixeira Vieira; "A Soberania do 
Consumidor e as Tecnicas MercadolOgicas", 
do Prof. Jose Wilson Saraiva; "Credit° ao 
Consumo no Brasil", do Prof. Roberto Pinto 
de Souza e "A Interferencia da Politica 
Tributaria na Atual Conjuntura do Pais", 
do Economista Milton Lourengo. Divulga, 
ainda, a publicagao diversas notas e comen-
tarios. 

A literatura econOmica brasileira esta 
enriquecida, assim, de mais uma publicagao 
periOdica de excelente nivel tecnico. 

"FINANZAS Y DESARROLLO" 

0 ano de 1964 marcou o aparecimento de 
novas e importantes publicagOes de natureza 
econOrnica no continente americano, como 
sao as revistas do BID, da CorporaciOn Ve-
nezolana de Fomento, do BNDE, etc. 

Outra publicagao tambem langada este 
ano foi "Finanzas y Desarrollo", periodic° 
trimestral editado nas linguas espanhola, 
inglesa e francesa pelo Fundo Monetario 
Internacional e Banco Internacional de Re-
censtrugao e Desenvolvimento. A revista, de 
bem cuidada apresentacao grafica, a distri-
buida gratUitamente e oferece excelente ni-
vel tecnico nas materias que publica. 

Do 2.0  nUmero de "Finanzas y Desarrollo", 

correspondente a setembro de 1964, constam 
as seguintes materias principais: "El Derrote-
ro hacia Bretton Woods", de Charles L. Mer-
win; "America Latina y el Fondo", de Jorge 
Del Canto; "Planes, Proyectos y Priorida-
des", de J. H. Adler; "EvoluciOn de las Mo-
nedas Africanas" — 1.a parte; "La Zona del 
Franco", de J. V. Mladek; "Son Bastante 
Buenas para los Paises en Desarrollo?", de 
Albert Waterston; "El Convenio del Fondo 
como COdigo de Conducta", de Irving S. 
Friedman; "La FundaciOn Per Jacobsson"; 
e "Algunos de los Problemas del Desorrollo 
en Africa", de Andrew M. Kamarck. Corn-
pletam a revista noticiario diverso sObre 
pagamentos internacionais em 1963, notas 
bibliograficas, atividades recentes do FMI, 
BIRD, AID e CFI e uma secao de estatisti-
cas do FMI. 

A publicagao de "Finanzas y Desarrollo" 
vem enriquecer a literatura econOmica in-
ternacional. 0 FMI e o BIRD estao de pa-
rabens pelo lancamento de sua excelente 
revista. 

"BOLETIM REGIONAL" 

Atraves da sua Divisao de Estudos 
Regionais, o Departamento Economic° do 
BNDE vem editando corn regularidade, des-
de julho Ultimo, o periodic° "Boletim Re-
gional", que reune informagOes atualizadas 
e de interesse relacionadas corn o desenvol-
vimento regional do Pais, inclusive divul-
gando trabalhos originais elaborados no 
Banco. 

A publicagao, que esta sendo editada sob 
forma mimeografica em sua primeira fase, 
tern tido larga receptividade nos meios eco-
nOmicos nacionais, sendo distribuida inter-
namente aos diversos Orgaos do Banco, bem 
assim a varias autoridades, repartigoes, or-
ganismos regionais, faculdades de Economia, 
imprensa, parlamentares e a algumas enti-
dades no exterior, somando uma tiragem de 
urn milhar de exemplares por nUmero. 
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A -- Usinas Integradas: 

C.B.U.M. 

— Barao de Cocais, MG, 

Neves, RJ 

SiderOrgica Mannesmann 

— Belo Horizonte, MG 

LAFERSA 

— Belo Horizonte, MG 

USIMINAS (**) 

— Ipatinga, MG 

SiderOrgica Barra Mansa 

— Barra Mansa, RJ 

MetalUrgica Barbara (1/4 . **) 

— Barra Mansa, RJ 

COSIPA (**) 

— Cubatao (Piacaguera), SP 

SiderUrgica Aliperti 

— Sao Paulo, SP 

B — Usinas Semi-integradas: 

SiderUrgica Pains 

— Divinopolis, MG 

Acos Villares 

— Sao Caetano do Sul, SP 

Siderurgica Riograndense 

— Sao Leopoldo, RS 

CUMENTACAO ESTATISTIC 

ROJETOS DE EXPANSAO DA INDUSTRIA SIDERURGICA FINANCIADOS PELO BNDE 
1952/1964 

TOTAL 

— 
OperacOes de emprestimo reembolsave , participasao' societaria, inversoes diretas de empresas seguradoras, apli-

cacaes do FUNAI e adiantamentos diversos, tornados os ,espectivos valores a precos de 1964, segundo indices 

elaborados no Departamento Economic° do Banco. 

— 1. a  etapa do projeto. 

G`*') — Producao de tubos fundidos centrifugados. 

411 457 	311,100 

36 1959 772 

264 e 1963 5 833 

14 1959 490 

400 1965 169 806 	183,177 

100 80 1966 933 	2,054 

25 a 1956 658 	2,178 

370 1965 229 304 	113,708 

95 1966 3 661 	9,983 

70 4 118 	3,721 

18 1960 40 

27 1963 2 901 ry 	3,363 

1959 817 358 

140 30 086 11,141 

130 1963 29 582 	11,14) 

10 1960 424 

1 814 1 494 445 661' 	325,962 

PRODUC,A0 PROGRAMADA 

(1 000 t) 
TERMINO 

EMPRtSAS  E LOCALIZACAO DO CrS milhoes 

Produtos 
acabados 

PROJETO ' (precos de' 
1964) 

(*) 

I) 
COLABORAC,A-i0 APROVADA 

PELO BNDE — 1952/64 

Avais 

(USS mil) 

C — Laminacoes: 

Ferro e Aco de Vitoria 

— Cariacica, ES ("1/4') 

LAFLUSA 

— Sao Gong°lo, RJ 
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