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REVISTA DO BNDE 

Motivos de natureza varia nao 
permitiram, infelizmente, pudesse ser 
observada a periodicidade pretendida 
para a REVISTA DO BNDE. Assim 
é que, depois de divulgados os quatro 
rulmeros do seu Volume I, relativo ao 
ano de 1964, a edicao dos Volumes 
subsequentes ficou praticamente para-
lizada. 

Com o presente Volume pretende-
se, entretanto, reiniciar a edigao re-
gular da Revista, dentro dos objetivos 
que nortearam sua criagao. Com  tal 
proposito, foram reunidos em urn tini-
co fasciculo os nameros 1 a 4 do Vo-
lume II, correspondente ao exercicio 
de 1965. Por sua vez, o Volume III, 
de 1966, sera dividido em dois fasci-
culos, reiniciando-se a edicao normal  

de quatro ninneros anuais a partir do 
Volume IV, relativo ao ano de 1967. 

A materia principal deste Volume 
é constituida pelo estudo intitulado 
"ConsideragOes sobre a Industriali-
zacao Brasileira", preparado pelo De-
partamento Economic° do BNDE e 
apresentado ao I Simposio Latino-
americano de Industrializacao, reuni-
do pela CEPAL em Santiago do 
Chile. Conquanto se apresente desa-
tualizado em alguns pontos — em 
particular relativamente a legislagao 
economico-financeira atualmente em 
vigor — a divulgagao (Jesse estudo é 
justificada pelo interesse que o mes-
mo tern despertado entre os estudio-
sos do processo de desenvolvimento 
economic° brasileiro. 
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DEI 

estudos 
CONSIDERAOES SOBRE A INDUSTRIALIZACAO BRASILEIRA 

I — APRESENTAcA0 

A presente monografia, elaborada no 
Departamento Economic° do BNDE, teve 
como objetivo central servir de documento 
basic° para a Delegacao Brasileira presente 
ao I SimpOsio Latino-Americano de Indus-
trializacao, realizado em Santiago, Chile, sob 
o patrocinio da CEPAL. 

Nao tiveram as tecnicos empenhados na 
sua confeccao a pretensao de apresentar 
rnateria nova, senao tentar reunir, de manei-
ra tanto quanta possivel sistematica, as 
principais informagOes relativas ao processo 
brasileiro de industrializacao, sob angulos 
macro e micro-econOmicos. 

Corn efeito, buscou-se relatar, corn a 
fidelidade desejada, os caminhos percorridos 
pelo Brasil nas atimas decadas ate alcangar 
o atual estagio de desenvolvimento industrial. 
Neste contexto, tentou-se reunir na mono-
grafia os elementos que pudessem identifi- 

car as varias politicas adotadas para  ixnplan-
tar o atual nude° industrial brasileiro, suas 
dimensOes presentes e perspectivas, ao mes-
mo tempo que apontar seus setores mais di-
namicos e os pontos-de-estrangulamento 
existentes. 

Algumas das situagOes relatadas no tra-
balho, convem lembrar, sofreram modifica-
cOes no periodo compreendido entre a ela-
boragao do texto e a sua impressao e divul-
gaga° — primeiramente sob forma mimeo-
grafada e, agora, na REVISTA DO BNDE 

principalmente no que respeita a mate-
ria ligada ao campo fiscal, nao tendo sido 
possivel promover em tempo irtil as altera-
cOes necessarias. 

0 interesse despertado pela monografia 
justifica sua transcricao, na Integra, neste 
numero da Revista do Banco, corn as im,- 
perfeigOes mencionadas. 

II — RESENHA HISTORICA E ESTRATEGIA DO DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL BRASILEIRO 

1. Antecedentes 

0 desenvolvimento da economia brasi-
leira, particularmente do setor industrial, tern 
coma marco fundamental os anos 30, e mais 
acentuadamente o periodo que se inicia ao 
termino do segundo conflito mundial. Corn 
efeito, no periodo de apOs-guerra a econo-
mia nacional apresentou elevada taxa de 
crescimento, tendo sido o Produto Interno 

Bruto acrescido, entre 1947 e 1961, de 5,8% 
anuais, em media. Essa taxa de crescimen-
to, que em termos "per capita" correspondeu 
a 3% anuais, revelou-se superior as acusa-
das pelo Mercado Comum Europeu e pela 
America Latina coma urn todo. Recentemen-
te, isto é, no periodo 1957/61, o crescimento 
do PIB ainda mais se acentuou, situando-se 
em tOrno da media anual de 7%. 
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Para o crescimento alcangado contribui-
ram as prOprias caracteristicas do mundo 
atual, em que existe uma inegavel tenden-
cia para que os paises subdesenvolvidos imi-
tem os padrOes de consumo das nac5es eco-
nOmicamente mais avangadas e dois fen8- 
menos, tambem de 'ambito mundial — a 
depressao dos 30 e a II Guerra — que pro-
vocaram sensiveis modificacOes na economia 
brasileira. 

A depressao — que, por sinal, se super-
Os a uma conjuntura desfavoravel do cafe 
— reduziu a capacidade de importar do Pais, 
ao m,esmo tempo em que uma politica inter-
na tendente a manter o nivel de renda e do 
emprego era adotada. Em tais circunstancias, 
a uma renda nominal relativamente inalte-
rada, contraptis-se uma menor oferta de 
bens de consumo, regularmente supridos 
pela produgao externa. Resultou dal que o 
complexo produtivo foi pressionado no sen-
tido de atender a dem,anda domestica, corn 
reflexos sensiveis no surgimento de indirs-
trias competitivas de importagOes. Toman-
do-se o ano de 1925 como base (100), o in-
dice da produgao industrial passou para 160 
no periodo entre 1935 e 1939. 

Aqueles fatOres vieram juntar-se os 
decorrentes dos efeitos da II Grande Guerra. 
No decurso da conflagragao, paises econo-
micamente adiantados se viram na contin-
gencia de aplicar grande parte de seus re-
cursos na fabricacao de materiais belicos, 
interrompendo o suprimento de bens manu-
faturados e materias-primers para os merca- 

dos externos. Mais uma vez privado de po-
der importar determinados produtos manu-
faturados, o mercado interno passou a ser 
abastecido pela produgao nacional, o que 
forgou o aparecimento de novas atividades 
industriais. 

Corn seas bases langadas, o setor indus-
trial passou a ser extremamente favorecido, 
especialmente pela manipulagio do corner-
do exterior e do sistema cambial. 

Tanto o contrOle quantitativo das impor-
tagOes, que de 1948 ate 1953 limitou a en-
trada de produtos estrangeiros no Pais, 
bio que se seguiu, atuaram como incentiva-
dores do processo de substituigao de impor-
tagOes, especialmente em relacio aos bens 
duraveis de consumo para o mercado in-
terno . 

ReformulacOes parciais do sistema cam-
bial, posteriormente levadas a efeito, tam-
bem lograram incentivar o desenvolvimento 
industrial interno, culminando com a Instru,- 
cao n.0  204, da recem-extinta Superinten-
dencia da Moeda e do Credit° (SUMOC). 
Essa Instrucio, ao elevar a taxa de cambio 
de Cr$ 100,00/US$ 1.00 para  
Cr$ 200,00/US$1.00, provocou o aparecimen-
to de unidades industriais internamente, para 
substituir bens importados, ao mesmo tempo 
que incentivou as exportagoes. 

Assim, ja no periodo anterior aos anos 
60, a economia brasileira apresentava modi-
ficacties estruturais dignas de realce. 0 
Quadro a seguir fornece ilustragOes a res-
peito. 

Quadro I 

BRASIL — Comparagrio de Indices das Ofertas Externa e Internal 

DISCRIMINACAO 
Incremento per- 

centual entre 
1950/1951 e 

1960/1961 

Taxa de 
incremento 

anual 
(%) 

Oferta externa total 	  39 3,3 
Oferta interna total 	  77 6,0 
Importacio de generos alimenticios 	  30 2,3 
Importagio de manufaturas de consumo 	  58 4,5 
Consumo total 	  68 5,3 
Importagio de equipamentos 	  41 3,5 
Importagao de materias-primas 	  85 6,3 
Produgao industrial 	  144 9,3 

Fonte: "Plano Trienal de Desenvolvimento Economic° e Social", 1962 
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Setores 

Agricultura 	 
Ind. transformagao 
Energia eletrica 
Transportes 	 
Servigos  	  

TOTAL.... 

Os dados do Quadro anterior indicam, 
inequivocamente, que o desenvolvimento 
brasileiro vem provocando o declinio da de-
manda externa de bens de consumo final, 
de bens intermediarios e de equipamentos. 

Essa caracteristica mais se evidencia no 

Quadro a seguir, que reflete a intensa subs-. 

tituigao de importacOes de bens de equipa-

mentos no periodo 1949/58. 

Quadro 2 
BRASIL — Participacao das ImportacOes na Oferta de Equipamentos 

(Precos Correntes) 

Valor 
da oferta de 
equipamentos 
(Cr$ milhoes) 

1 	9 	5 	8 

% do 
importado 

p/setor 

Valor 
da oferta de 
equipamentos 
(Cr$ milhoes) 

do 
Total 

% do 
importado 

p/ setor 

70,8 8.888,0 9,7 50,6 

68,4 21.782,4 23,7 52,2 

24,5 10.016,9 10,9 13,2 

42,8 40.368,4 43,9 24,4 

68,8 10.801,6 11,8 28,4 

52,7 91.857,3 100,0 32,8 

1.195,2 
3.481,6 
1.454,6 
6.848,8 
1.979,6 

14.959,8 

do 
Total 

8,0 
23,3 

9,7 
45,8 
13,2 

100,0 

1 9 4 9 

Fonte: "Plano Trienal de Desenvolvimento Economic° e Social" — 1962. 

Convem realgar, entretanto, que pelo 
menos ate 1952 a industrializagao brasileira, 
a exemplo do ocorrido desde os anos 30, nao 
seguiu urn comportamento ordenado, sendo, 
caracteristicamente, resultante dos condicio-
namentos ligados ao setor externo. A dina-
mica de certos setores — numa economia 

que aos poucos deixava de ser predominan-
temente exportadora de produtos primarios 
para voltar-se a produgao de bens indus-

triais de consumo , — logo esbarrou na rela-
tiva insuficiencia de outros setores basicos, 
infraestruturais. 

Exemplo mais tipico desde estrangula-
mento e representado pelo setor de servigos 
basicos, notadamente energia eletrica e 
transportes. Dadas tais dificuldades, e mais 
ainda, a necessidade de dotar a economia 
brasileira de melhores instrumentos de fo-
mento, resolveu o Govern° Federal, pela 
Lei 1.474, de 26 de novembro de 1951, lan-
car urn emprestimo compulsOrio sabre pes-
soas fisieas e juridicas que, sob a forma de 
adicional ao Impasto de Renda, constituiria 
o que se chamou de Fundo do Reaparelha-
mento Economic°. 

Esta medida objetivava, basicamente, 
mobilizar recursos em moeda national, con- 

forme sugerido em estudo da Comissao Mis-
ta Brasil-Estados Unidos, visando financiar 
os projetos recomendados de recuperagao e 
ampliagao dos sisternas nacionais de trans-
portes e de geragao de energia. 

Posteriormente, em 20 de junho de 1952, 
pela Lei n.0  1.628, foi criado o Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Economic° (BNDE) 
como agente para Codas as operacaes finan-
ceiras que se relacionassem corn o progra-
ma de reaparelhamento econamico. Inicial-
mente, a atividade financiadora da Entidade 
se restringiu a projetos de transportes e 
energia. Na medida em que a capacidade de 
mobilizagao de poupangas do BNDE permi-

tiu aumentar a disponibilidade de recursos 
para atender a outros setores produtivos da 
economia brasileira, inaugurou-se uma real 
politica de diversificagao industrial, partici-
pando o Banco, em volume crescente, no 
financiamento da indOstria de base e de bens 
de consumo duravel, como no caso da in-
&Istria automobilistica. 

A agao do BNDE, por outro lado, diri-
giu-se no sentido de nao so estimular in-
versoes industriais, atraves o incentivo de 
financiamentos em condicaes favoraveis de 
prazo e juror, como tambem, tomou um ea- 
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rater seletivo e orientador dessas inversOes, 
mediante o estabelecimento de normal prio-
rithrias setoriais e de estudos e analise dos 
projetos especificos, previamente a concessao 
dos emprestimos, bem como atraves do con-
trOle da aplicagao dos recursos, melhor aten-
dendo as suas atribuigoes de instituicao fi-
nanciadora do desenvolvimento. 

Entre outros instrumentos de estimulo 
a rniobilizagao de recursos complementares 
de origem externa orientando inversOes em 
setores prioritarios, destaca-se a aplicagao 
da Lei n.0  1.807, de janeiro de 1953 e sua 
regulamentagan posterior que, mediante a 
exigencia de registro previo para investi-
mentos estrangeiros, inclusive emprestimos, 
outorgava tratamento preferencial e diferen-
ciado de acOrdo com o grau de essencialida-
de do setor de atividade a que se destinasse. 

Como medidas adicionais que incentiva-
ram o processo de industrializagao do Pais, 
ao mesmo tempo em que procuravam de-
sestimular e mesmo restringir a demanda de 
bens de consurno importados, reorientando a 
pauta de importagOes brasileiras de acOrdo 
corn as limitac6es de uma oferta de divisas 
incapaz de satisfazer as necessidades cres-
centes da economia, destaca-se o estabeleci-
mento do regime de taxas multiplas de cam-
bio, atraves da Instrucao 70, baixada em ou-
tubro de 1953 pela extinta Superintendencia 
da Moeda e do Credit°, atribuindo taxas 
mais favoraveis para importagao de maqui-
nas, equipamentos e materias-primas essen-
ciais ao desenvolvimento do parque indus-
trial, gravando, ademais, a importagao da-
queles bens passiveis de obtengao no merca-
do interno. Em 1957, este papel foi trans-
ferido do campo cambial para o fiscal, corn 
a reforma da Legislagao Tarithria, estabele-
cida como instrumento protecionista a pro-
dugao interim e conservando o tratamento 
diferenciado a fim de manter competitivos 
os custos internos da producao dos ramos in-
cipientes da indirstria. 

A parte da agao indireta, caracterizada 
pela outorga de estimulos fiscais, cambiais e 
crediticios, o Setor Public°, particularmen-
te na fase inicial do processo de industria-
lizagao, passou a desenvolver uma atividade 
empresarial importante, primordialmente 
naqueles campos de atividade pioneira•e/ou 
que nab contaram corn a participagao dese-
javel da iniciativa privada. Entre as em- 

presas publicas ou entidades de economia 
mista criadas dentro destes propOsitos si-
tuam-se a Companhia Siderargica Nacional, 
criada em 1943; Companhia Hidroeletrica de 
Sao Francisco, em 1948; a Fabrica Nacional 
de Motores; a Cia Nacional de Acalis; a 
Cia. Vale do Rio Doce e a PetrOleo Brasi-
leiro S.A., envolvendo estas tres filtimas 
aspectos relacionados a principios de segu-
ranca nacional. 

A par desses instrumentos de politica, 
foram criados, a partir de entio, diferentes 
Grupos Executivos, corn a responsabilidade 
de orientar o setor privado na implantagao e 
desenvolvimento de certos generos de indirs-
tria. A estes Orgaos, estruturados como co-
legiados e dos quais fazem parte represen-
tantes de agencias federais que devem in-
tervir nos referidos programas, foi cometida 
como tarefa precipua a programagao do 
desenvolvimento das linhas de fabricagao de 
diferentes ramos de inditstria, ao mesmo 
tempo em que agem executivamente, no 
exame, negociagao e aprovagao dos proje-
tos especificos relacionados com as referi-
das indirstrias. Sao exemplos de tais grupos, 
para a indirstria automobilistica o GEIA, 
para a indirstria naval o GEIN, para a indus-
tria de maquinas agricolas e rodoviarias o 
GEIMAR, para a industria mecanica pesada 
o GEIMAPE, para a indirstria metallogica 
o GEIMET, e outros. Em 1965 outros Gru-
pos foram criados e reagrupados os antigos, 
sob a coordenagan geral da Comissao de De-
senvolvimento Industrial, subordinada ao 
Ministerio da Indirstria e do Comercio. 

Os estimulos outorgados para inversOes 
industriais permitiram acelerar o processo 
de implantagao de um parque manufatu-
reiro diversificado, de maneira que, a prin-
cipios da presente decada, o Pais ja con-
tasse com urn elevado grau de autonomia 
no abastecimento do mercado interno corn 
produgao domestica. 

Nao obstante o ritmo de expansao in-
dustrial seja o principal responsavel pelo 
desenvolvimento economic° alcangado, cuja 
taxa anual de crescimento maxima atingiu 
a cerca de 8%, vale registrar as distorsOes 
verificadas em razao do processo inflacio-
nario que acompanhou o crescimento do pro-
duto. Se por um lado a possivel apontar 
a inflagio como favorecendo a formagao de 
capital, bem como fator de estimulo atuan- 
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do seibre a propensao a consumir e subse-
qiientemente favorecendo a novos investi-
mentos produtivos, e de reconhecer-se que 
impOs uma serie de distorsOes na composi-
ca.° do parque industrial, seja em termos 
de localizagao, dimensionamento, comporta-
mento com relacao a custos de produgao e 
vendas, gerando desequilibrios setoriais e 
regionals de dificil corregao em prazo curto. 

0 desequilibrio interno, por sua vez, 
contribuiu para agravar o externo, especial-
mente a partir de 1955, quando os pregos 
do cafe iniciaram sua trajetOria cadente. 

Convem notar que, enquanto isto ocor-
ria, a industrializagao iniciava uma fase em 
que maior enfase era dada a producao de 
equipamentos, que por sua natureza exigem 
investimentos de maior vulto. Assim, a sim-
ples manutengao da taxa de investimentos 
em capital fixo sOmente foi possivel pela 
maior participagao de poupancas externas 
na formagao interns de capital, fato que 
gerou o inicio de urn processo continuo e 
crescente de endividamento do Pais no ex-
terior. 

Tudo isto teria, Obviamente, que levar a 
adocao de uma politica econOmica de cara-
ter eminentemente corretivo. 

A partir de 1964, a politica posta em 
pratica sofre rnodificacOes ensejando a im-
plantagio de medidas desinflacionarias e de 
apoio a economia, corn o "Programa de Agao 
EconOrnica do Govern° — 1964/1966" esta-
belecendo objetivos a serem atingidos no 
bienio. Preconizou-se, entre outros, em 
prol da inchastria, os seguintes: 

aumento da formagao de poupan-
gas atraves incentivos fiscais; 

politica de credit°, corn a coopera-
ca. ° do sistema bancario, para acorn-
panhar o aumento da produgao e a 
elevacao dos custos; 

— incentivo imediato ao investimento 
em inirmeros setores (inchastrias 
quimica, textil, de cimento, de pro-
dutos alimenticios e calcados), pela 
permissao para acelerar a deprecia-
cao de novos equipamentos; 

— financiamento da exportagao de 
manufaturados; 

— criacao de urn Fundo de Financia-
mento para Aquisigao de Maquinas 
e Equipamentos Industriais 
(FINAME); 

— fortalecimento da pequena e me-
dia empresa mediante a criagao 
de um fundo de financiamento — 
FIPEME. 

Corn estas e outras medidas, procura-se 
promover novo alento a industrializagao, 
como tentativa de se retomar a taxa de de-
senvolvimento industrial alcancada no pas-
sado recente. 

2. Estrategia Geral do Desenvolvimento 
Industrial 

A redugao consideravel observada na 
capacidade para importar, a partir de 1954, 
como se disse, exigiu uma reformulagao na 
estrutura da oferta interna, o que levou o 
Govern() a tomar medidas planejadoras do 
desenvolvimento industrial. Embora tenta-
tiva anterior de planejamento já houvesse 
sido empreendida, com o chamado "Plano 
SALTE" — 1950/54, o entendimento incom-
pleto da natureza do processo do desenvol-
vimento economic° resultou na elaboragao 
de pianos parciais para enfrentar o proble-
ma da superagao do subdesenvolvimento. 

A esse tempo, alguns estudos sObre a 
economia brasileira foram executados por 
missOes estrangeiras e por missOes mistas 
compostas de tecnicos brasileiros e estran-
geiros. Constituiram-se, entao, as Misses 
Cooke, Abbink, Mista Brasil-Estados Unidos 
e, finalmente, tomando aspecto sistematico, 
o grupo formado por funcionarios da Co-
missao EconOmica para a America Latina 
— CEPAL — e do BNDE. ( 1 ) Com base nos 
resultados de tais estudos, fundamentou-se o 
"Plano de Metas" — 1957/1961, na vigen-
cia do qual se criou o Conselho do Desenvol-
vimento para coordenar as medidas de poli-
tica econOmica, corn o fim de aumentar a 
eficiencia das atividades governamentais e 
a fomentar a iniciativa privada. 

Muito embora a essa epoca se estivesse 
institucionalizando o planejamento, tal nao 

(1) "Analise e ProjecOes do Desenvolvimento 
Economico" — Grupo Misto BNDE — CEPAL 
— Rio de Janeiro, 1957. 
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correspondeu a ideia de um programa glo-
bal, limitando-se a urn esfOrco de progra-
magao dos investimentos nos setores defi-
nidos como basicos para a economia. Des-
tacavam-se, entre eles, os de energia, trans-
porte e indUstrias de base, corn o BNDE 
vindo a constituir-se no grande instrumento 
nacional do financiamento desse Programa. 
A sua capacidade de canalizar e mobilizar 
poupangas, corn rapidez e eficiencia, tornou 
possivel levar a cabo numerosos e impor-
tantes empreendimentos ligados aos diversos 
setores contemplados no Programa. Foi ele 
o principal e, na maioria das vezes, o Unico 
financiador interno dos projetos vinculados 
a ampliagao do sistema de energia e da 
indUstria de base, bem como a melhoria 
dos sistemas de transporte. 

Posteriormente, para o periodo de 
1963/65, o "Plano Trienal" do Govern° con-
cebeu politicas visando a orientar a forma-
gas° de capital. Para tanto, foi estruturado 
dando enfase a necessidade de se cobrir, 
progressivamente, os seguintes campos: 

i) pre-investimentos destinados a am-
pliar a base de recursos naturais 
econOmicamente utilizaveis; 

ii) pre-investimentos destinados a 
aperfeigoar o fator humano; e 

iii) investimentos destinados a anteci-
par as modificagOes estruturais, 
seja de carater pioneiro, visando a 
ampliagao do espago economic°, 
seja do tipo estrutural prapria-
mente dito, como os investimentos 
destinados a permitir a reducao no 
coeficiente de importacOes. 

0 financiamento desses campos se assen-
tava em dois polos: 

1.0) os recursos em moeda nacional ne-
cessarios seriam supridos, prepon-
derantemente, pelo setor privado 
brasileiro, e, residualmente, pelas 
agencias financeiras do Govern°. 

2.0) os recursos em moeda estrangeira 
para atender a importagao de bens 
e servigos sem similar nacional se-
riam supridos em parte atraves de 
fontes externas e em parte pelo 
Govern°. 
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A parcela correspondente a despesas no 
Pais seria financiada mediante: 

a) reinvestimento de lucros e reservas; 

b) captacao de recursos no mercado de 
capitais atraves da colocacao de ti-
tulos, societarios ou nao; 

c) financiamento e emprestimos das 
instituigoes financeiras privadas; 

d) financiamento ou participacao direta 
no capital das empresas do Gover-
no ou de suas agencias financeiras. 

Parte dos recursos necessarios para es-
timular a iniciativa privada seria coberta 
pelo BNDE. Previa-se, outrossim, para o fi-
nanciamento da fabricagao e das vendas de 
bens de capital, a constituicao de urn fundo 
especifico. 

Em 1964, corn a formulagao do "Progra-
ma de Agao Economica do Governo", a 
preocupacao pela recuperacao das elevadas 
taxas de crescimento do setor industrial re-
gistradas ate 1961 ( 2) se fez sentir. Para 
atender a tal fim, tendo em conta o esforco 
necessario de capitalizacao, algumas medi-
das para elevar a taxa de investimento fo-
ram consideradas basicas, tais como: 

a) concessao de estimulos tributarios a 
reinversao dos lucros das empresas 
e a formagio de economias pessoais, 
bem como forte tributacao do con-
sumo superfluo; 

b) criacao de instrumentos mobiliarios 
atrativos as pequenas e medias em-
presas; 

c) implantacao de uma politica de in-
centivo ao ingresso de capitais es-
trangeiros; 

d) implantagao de esquemas de capi-
talizagao compulsoria pelos usuarios 
dos servigos de utilidade pUblica; 

e) eliminacao de subsidios cambiais ao 
consumo de produtos importados. 

(2) Media de 9,7% a.a., no periodo 1947/1961. 
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Propugna-se, alem do mais, pelo forta-
lecimento da formagao de poupangas, me-
diante a adogao de medidas de combate a 
inflacao. Apesar do esfOrco ja desenvolvido, 
os objetivos programados tem sido quase 
sempre setoriais. A dimensao e diversidade 
dos problemas suscitados pela economia bra-
sileira, aliados a falta de informagOes esta-
tisticas adequadas e de aparelhamento do 
Setor Govern°, impedem, pelo menos para o 
momento, urn perfeito entrosamento dos ob-
jetivos setoriais corn os globais. Contudo, 
alguns pontos-de-estrangulamento se torna-
ram evidentes, levando o Governo a con-
vergir sua atencao para a eliminagao desses 
obstaculos ao desenvolvimento economic°, 
ao mesmo tempo ern que procura, no mo-
mento, formular um piano de largo prazo 
de desenvolvimento em que o estabelecimen-
to das metas setoriais deva partir de urn 
enfoque integrado e interdependente. 

2.1 — Organismos corn Responsabilidade 
Executiva no Desenvolvimento In-
dustrial 

2.1.1 — Entidades Financiadoras 

No campo industrial, o organismo brasi-
leiro que desempenhou e desempenha as 
mais importantes missOes de desenvolvimen-
to e o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economico — BNDE. A ele coube parcela 
consideravel de auxilio na implantagao de 
inclastrias de base, alem da contribuigao 
dada a setores de infra-estrutura, quando de 
sua criagao. Ao Banco cabe o financiamen-
to para investimentos fixos da indirstria, a 
longo prazo e baixa taxa de juros, bem como 
a prestagao de aval a emprestimos obtidos 
no exterior. 

Em ambito nacional, alem do papel que 
desempenha o BNDE, e de destacar-se a 
atuacao do Banco do Brasil, atraves de sua 
Carteira de Credit° Agricola e Industrial, 
tambem supridora de recursos para o fi-
nanciamento do desenvolvimento industrial, 
principalmente para atender as necessidades 
das pequenas e medias empresas. Alem 
dessas agencias financeiras de ambito nacio-
nal, operam indmeras outras de carater in-
terestadual ou mesmo estadual, sObre as 
quais da-se tratamento detalhado em outro 
local. 

Ha que referir, ainda, ao Conselho Con-
sultivo do Planejamento — CONSPLAN, re-
centemente criado. Trata-se de Orgao de 
cdpula, funcionando junto ao Ministerio do 
Planejamento, composto de representantes 
das diversas categorias sOcio-econOmicas e 
que tern por finalidade apresentar sugestOes 
ao Govern° Federal relativamente as me-
didas de politica econOmica a serem prati-
cadas. 

2.2 — Outras Entidades 

Os "Grupos Executivos", indicados 
adiante, tern por finalidade imprimir maior 
racionalidade e eficiencia a acao governa-
mental e sae responsaveis pela formulacao 
e execugao de programas especiais de im-
plantacao e consolidacao de setores funda-
mentals a expansao da economia nacional. 
Suas atribuicOes se prendem ao estabeleci-
mento de incentivos de natureza fiscal e a 
recomendagao de credit° prioritario nas 
agencias financeiras do Govern°, a vista de 
projetos especificos. Dentro deste esquema 
geral, nao ha no Brasil qualquer limitagao 
a implantagao de novas inchlstrias. Mas se 
a nova inclOstria programada necessitar de 
recursos financeiros de organismos oficiais 
de credit°, entao, neste caso, o projeto 
especifico devera merecer apreciacao para 
verificar ate que ponto estara em confor-
midade corn os programas de desenvolvi-
mento do Govern°. 

0 Decreto n.° 53.975, de 19-6-64, veio 
reorganizar ou criar os seguintes Grupos: 

Grupo Executivo das IndOstrias Me-

canicas (GEIMEC), que absorveu 
os Grupos Executivos da Indirstria 
Automobilistica (GEIA), da Inchas-
tria de Maquinas Agricolas e Ro-
doviarias (GEIMAR) e da Indiis-
tria de Mec 'Arlie a Pesada 
(GEIMAPE); 

b) Grupo Executivo das Indristrias de 

Tecidos, Couros e seus Artefatos 
(GEITEC), que absorveu os Gru-
pos Executivos da Indirstria Textil 
(GETEC) e da Indiastria de Calga-

dos (GECAL); 
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c) Grupo Executivo da Industria 
Quimica (GEIQUIM), que absorveu 
os Grupos Executivos da Industria 
Farmaceutica (GEIFAR) e da In-
dustria de Fertilizantes (GEIFERT); 

d) Grupo Executivo da IndUstria Me-
taliirgica (GEIMET); 

e) Grupo Executivo da Indilstria Cine-
matografica (GEICINE); 

f) Grupo Executivo da Industria de 
Material Eletrenico e Tele-Comu-
nicagOes (GEITEL); 

g) Grupo Executivo da Industria de 
Produtos Alimentares (GEIPAL). 

Alem desses, conta o Govern() Federal 
corn a colaboragao do Grupo Executivo de 
Integragao da Politica de Transportes 
(GEIPOT), recentemente instituido. 

III - IMPORTANCIA RELATIVA, ESTRU TURA E CARACTERISTICAS GERAIS DA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 

1. Participaefio da Inthistria Manufatureira 
no Produto Total 
0 desenvolvimento recente da economia 

brasileira e da industria ern particular, ele-
vou a participacao do setor secundario  

no Produto Interno Liquido, no periodo 
1947/60, de 21,4% para 25,8%, enquanto o 
P.I.L., no mesmo periodo, crescia a uma 
taxa media anual de 5,8%. 0 Quadro se-
guinte apresenta as estatisticas pertinentes. 

Quadro 3 

BRASIL - Evolugao do Produto Interno -- 1947/60 

(em Cr$ bilhOes correntes) 

A N 0 S 
Produto Interno 

Liquido 
(A) 

Produto Liquido do 
Setor Secundario 

(B) 

% 

(B/A) 

1947 	  140,2 30,0 21,4 

1948 	  158,5 34,2 21,6 

1949 	  181,6 39,8 21,9 

1950 	  214,4 51,1 23,8 

1951 	  254,5 64,2 25,2 

1952 	  293,3 68,9 23,5 

1953 	  360,3 88,4 24,5 

1954 	  455,9 119,3 26,2 

1955 	  579,1 142,3 24,6 

1956 	  733,6 176,7 24,1 

1957 	  871,9 203,9 23,4 

1958 	  1 . 056,2 264,9 25,1 

1959 	  1 . 418,5 358,7 25,3 

1960 	  1.905,3 490,4 25,8 

Fonte: "Revista Brasileira de Economia", marco/1962. 
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A producao industrial, no periodo em 
exame, conforme se disse, sofreu incremen-
to apreciavel, notadamente a industria de 

transformacao, segundo indica o Quadro a 

seguir. 

Quadro 4 

BRASIL - Indices da Produgao Industrial - 1947/60 

ANOS Inditstria de 
Transformagao 

Ind. Extr. 
Mineral 

Ind. Construggto 
Civil 

Ind. Energia 
Eletriea 

Total da 
Indtistria 

1947 	 80,3 84,1 90,2 88,9 81,4 
1948 	 90,1 100,9 93,9 94 4 90,6 
1949 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1950 112,7 96,8 101,7 105,8 111,4 
1951 119,0 118,2 115,4 111,1 118,5 
1952 125,4 114,2 126,0 105,0 124,4 
1953 137,1 123,2 134,6 101,4 135,2 
1954 150,0 120,7 130,5 114,1 146,7 
1955 166,4 129,2 137,9 130,5 162,3 
1956 176,7 143,5 156,5 147,6 173,5 
1957 186,5 148,4 162,7 166,9 183,2 
1958 217,7 175,2 184,0 	 185,8 213,2 
1959 245,7 218 : 5 ... 	 198,8 240,7 
1960 271,8 247,8 ... 	 217,1 266,3 

Fonte: "Revista Brasileira de Economia", margo/1962. 

0 Quadro apresentado a seguir, por seu 

turno, indica a formagao de capital fixo na 
economia brasileira em 1949 e 1958, segundo  

setores e discriminacao em termos de equi-

pamentos e construcOes. 

Quadro 5 

BRASIL - Formagao de Capital Fixo Segundo os Setores - 1949 e 1958 

(Pregos correntes) 

1 	9 	4 	9 1 	9 	5 	8 

Discriminagio 
Valor % do % dos equi- Valor % do % dos equi- 

(Cr$ Total pamentos (Cr$ milhOes) Total pamentos 

Equipamentos: 14.959,8 42,2 100,0 91.857,3 51,0 100,0 
Agricultura  	 1.195,2 3,4 8,0 8.888,0 4,9 9,7 
Inddstria de transf 3.481,6 23,3 21.782,4 2 1 23,7 
Energia Eletrica  	 1.454,6 4-91-  9,7 10.016,9 5 , 10,9 
Transportes  	 6.848,8 19,3 45,8 40.368,4 22,4 43,9 
Servigos  	  1.979,6 5,6 13,2 10.801,6 6,0 11,8 

Construgoes: 20.473,1 57,8 88.165,7 49,0 

TOTAL  	  35.432,9 100,0 180.023,0 100,0 

Fonte: "Plano Trienal de Desenvolvimento Economico e Social", 1962. 
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2. 0 Emprego Industrial na Populacao 
Ativa Total 

Apesar da insuficiencia de estatisticas, 

sabido que o desenvolvimento industrial 

brasileiro provocou intensas modificacoes 

na estrutura e fluxo de mao-de-obra no 

Pais. 

Corn efeito, o processo de industriali-

zacao requereu suprimento adicional de 

mao-de-obra, qualificada e nao qualificada, 

que foi buscada, em boa medida, nas ativi- 

dades rurais, ja que a indiistria Ode ofe-

recer salarios reais mais elevados. Conco-

mitantemente, estabeleceu-se intenso pro-

cesso de urbanizacao, que exigiu investi-

mentos em habitagao e, com isso, substan-

cial demanda de mao-de-obra nao especia-

lizada para suprir as necessidades da cons-

trucao civil. 

0 Quadro seguinte indica, para tres 

censos distintos, a populacao ativa e o pes-

soal ocupado nas indiastrias de transforma-

gao. 

Quadro 6 

BRASIL — Populacao Ativa e Pessoal Ocupado na Indfistria de Transformacao 

1939, 1949, 1959 

Discriminacao 	 1 9 3 9  1 9 4 9 1 9 5 9 

Populacao ativa (em 1.000 

habitantes) (s) 

Pessoal ocupado em ind. de 

transformagao (em 1.000 pes-

soas)   

100 

3,62 

40.188 
	

100 

1.474,3 
	

3,66 

23.710 
	

100 
	

30.249 

669,3 
	

2,82 
	

1.095,1 

(*) De 15 anos e mais. 

Fonte: "Censos Demograficos e Industriais". 

3. A Participacao dos Principais Ramos 

Industriais no Total da Inchistria de 

Transformacao 

0 Quadro 7 apresenta, sintetizados ern 

dois grandes grupos, a participacao dos di-

versos setores industriais no total das in-

dlistrias de transformagao, nos anos refe-

rentes aos tres Altimos recenseamentos ge-

rais (1939, 1949, 1959). 0 grupo I e consti-

tuido das indiistrias tradicionais e mostra, 

no periodo, urn desenvolvimento muito me-

nor do que o do grupo II, que se compae 

de setores mais dinamicos, caracteristicos  

de paises desenvolvidos ou em fase de de-

senvolvimento. 

Note-se que no periodo 1949/1959 o 

produto industrial das indiistrias de trans-

formagao cresceu a uma taxa media de 

9,5% ao ano, o que significa que as indias-

trias do Grupo II, acima, tiveram urn cres-

cimento em ritmo bastante superior a este 

percentual. 

Os Quadros 8 a 10, anexos, que servi-

ram de base para a formulacao do Quadro 

supra, oferecem maiores detalhes da evolu-

cao dos diversos setores industriais no pe-

riodo assinalado. 
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Quadro 7 

BRASIL - Estatisticas Relevantes da Indirstria de Transformaefio 

(Em percentagem) (*) 

Discriminagio 
GRUPO 	II (1) GRUPO 	I (2) 

1939 1949 1959 1939 1949 1959 

1. NUmero de esta-
belecimentos 17,8 24,2 29,8 82,2 75,8 70,2 

2. Salarios 	pagos 	a 
operarios 	 26,8 35,4 46,7 73,2 64,6 53,3 

3. Valor da produce.° 24,8 29,6 47,0 75,2 70,4 53,0 

4. Valor 	da 	trans- 
forma*, 	 30,0 36,1 52,3 70,0 63,9 47,7 

Notas: (1) - Minerais nit) metalicos - Metalargica 	Mecfinica, material eletrico, de comunicagoes e de 
transportes - Papel e Papela° - Borracha - Quimica e farmaceutica. 

(2) - Madeira e mobilifirio - Couro, Peles e similares - Textil 	Vestuario e Calgado - Pro- 
dutos alimentares - Bebidas e fumo - Editorial e grafica - Diversas. 

( 4 ) - Percentagem do total da Ind'Istria de Transformagao. 

4. Caracteristicas do Comercio Exterior 
corn Referencia ao Setor Manufatu-
reiro 

A economia brasileira, merce do desen-
volvimento operado nos taltimos anos, pas-
sou a ser menos dependente das exporta-
goes, que no qiiinqiienio 1925/29 eram di-
retamente responsaveis pela formacao de 
20% do Produto Interno Bruto. 

Atualmente, como resultado do proces-
so de substituican de importagiies por que 
passou o Brasil, e em vista da virtual es-
tagnacao do valor exportado, a contribui-
cao das exportagOes para a formacao do 
Produto Interno Bruto situa-se em redor 
de 7%. 

A predominancia dos produtos prima-
rios na composicao das exportagoes brasi-
leiras, bem assim a sua reduzida diversifi-
cacao, fazem corn que certos produtos li-
derem a realizacao da receita cambial. As-
sim, o cafe em grao responde por mais de 
50%; algodao em rama, minerio de ferro, 
actacar, cacau em amendoas e tabuas de pi-
nho fornecendo, aproximadamente, 22%. No 
trienio 1960/62, 15 produtos primarios, en-
tre os quais se destacava o cafe em grao,  

eram responsaveis por 88,5% do valor das 
exportagOes brasileiras. 

Conforme a possivel constatar no Qua-
dro 11, o valor das exportagiies no period() 
1955/1964 permaneceu estagnado. Em 1955 
o Pais exportou US$ 1.423 milhoes, enquan-
to que em 1964 exportou apenas US$ 1.429 
milhoes. Nos anos intermediarios, a excegao 
de 1956, o valor exportado foi inferior ao 
de 1955, atingindo a media anual, no perio-
do, de US$ 1.336 milhoes. 

Relativamente ao "quantum" exportado, 
observou-se urn incremento da ordem de 
135,8% no periodo 1955/64, o que, em face 
da estagnagao do valor exportado, reflete a 
queda ocorrida nos precos dos principais 
produtos de exportacao. 

A evolugao da estrutura das exporta-
goes nacionais no periodo 1955/1964 esti 
refletida nos Quadros 11 a 14. Assim, en-
quanto 98,9% do valor das exportagoes bra-
sileiras eram constituidas em 1955, de pro-
dutos primarios, e apenas 1,1% de produtos 
manufaturados e semi-manufaturados, em 
1964 as proporgOes passaram a ser de, res-
pectivamente, 95% e 5%. 

Dentro do grupo de produtos primarios, 
subdividido em materias-primas e produtos 
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Quadro 8 

BRASIL — ESTATISTICAS CENSITARIAS RELEVANTES 

EspecificaefiTo 

Em 0-9-1940 ANO 	DE 	193 9 

Niimero de 
estabeleci- 

mentos 

Salitrios pagos 
a operarios 

Valor da 
producao 

Valor da 
transformagao 

(em Cr$ milhOes) 	(*) 

Inds. de transformacao 	  40.983 1.548 15.643 6.424 

Minerais nao metalicos 	  4.861 97 584 340 
Metalargica 	  1.460 154 988 489 

Mecanica 	  
Material eletrico e comunicacOes 	  694 72 773 353 
Material de transportes 	  

Madeira 	  
Mobiliario 	  5.614 118 692 343 

Papel e papelao 	  228 23 275 94 
Borracha 	  65 7 92 41 
Couros, peles e similares 	  1.297 24 296 109 

Quimica 	  
Produtos farmaceuticos e medicinais 	 
Produtos de perfumaria 	  1.610 62 1.170 612 

Produtos de materias plasticas 	  

Textil 	  2.212 405 3.619 1.413 
Vestuario, calcado 	  3.218 93 732 310 
Produtos alimentares 	  14.905 223 4.927 1.511 

Bebidas 	  
Fumo 	  1.701 45 688 425 

Editorial e grafica 	  2.207 69 411 229 
Diversas 	  635 21 134 70 

(*) 	Valores arredondados. 
Fonte: 	"Recenseamento Geral do Brasil", 1940. 



Quadra 9 

BRASIL - ESTATISTICAS CENSITARIAS RELEVANTES 

Especificacao 

Em 1,-1-1950 ANO 	DE 	1 9 49 

/gamer° de 
estabeleci- 

mentos 

Salarios pagos 
a operarios 

Valor da 
produeito 

Valor da 
transformagio 

(em Cr$ milhoes) 

Inds. de transformacao 	  82.154 10.935 107.128 47.584 

Minerais nao metalicos 	  12.777 920 4.835 3.428 

Metahlrgica 2.221 1.197 8.137 4.469 

Mecanica 762 324 1.718 1.018 

Material eletrico e comunicacoes 	  341 183 1.501 763 

Mat. de transp. (const. e montagem) 	 539 263 2.477 1.062 

Madeira 	  7.562 494 3.634 2.009 

Mobiliario 2.882 288 1.780 1.030 

Papel e papelao 	  441 224 2.132 1.072 

Borracha 	  119 124 1.722 902 

Couros, peles e similares 	  2.104 155 1.630 627 

Quimica e farmaceutica 	  2 658 638 9.196 4.451 

Textil 	  2.941 2.858 20.026 9.358 

Vestuario, calgado e art. de tecidos 	  5.076 641 4.649 2.034 

Produtos alimentares 	  32.975 1.377 34.302 9.763 

Bebidas, 	  4.354 265 3.348 2.111 

Fumo 	  252 140 1.474 680 

Editorial a grafica 	  2.749 507 3.031 1.899 

Diversas 1.581 237 1.532 907 

Fonte: SNR - Censo Industrial de 1950. 



Quadro 10 

BRASIL - ESTATISTICAS CENSITARIAS RELEVANTES 

Especificagao 

Em 1.°-1-1960 ANO 	DE 	1 9 5 9 

Minter° de 
estabeleci- 

mentos 

Salarios pagos 
a operfirios 

Valor da 
producao 

Valor da 
transformacAo 

(em Cr$ milhoes) 

Inds. de transformagio 	  108.163 100.196 1.172.568 536.445 

Minerais nao metalicos 	  18.127 7.775 53.396 35.749 
Metalnrgica 	  4.764 13.193 123.891 63.975 
Mecanica 	  1.688 4.380 33.615 18.600 
Material eletrico e comunicagoes 972 3.881 45.250 20.964 
Material de transportes 	  2.014 5.957 79.328 40.534 
Madeira 	  11.191 4.051 31.207 17.472 
Mobiliario 	  8.140 3.380 21.737 11.903 
Papel e papelao 	  766 2.622 35.255 16.419 
Borracha 	  301 1.341 25.524 12.153 
Couros, peles e similares 	 2.350 1.301 12.778 5.901 
Quimica 	  1.777 5.337 106.499 46.850 
Produtos farm. e medicinais 	 506 1.055 23.082 13.470 
Produtos de perfumaria 	  1.070 620 17.974 7.520 
Produtos de materias plasticas 	 291 631 7.758 4.455 
Textil 	  4.267 18.911 147.481 64.576 
Vestuario, calgado 	  7.632 5.153 40.206 19.227 
Produtos alimentares 	  33.443 11.765 285.151 89.167 
Bebidas 	  3.039 2.123 27.974 15.638 
Fumo 	  278 786 13.167 7.046 
Editorial e grafica 	  3.358 3.784 26.917 16.178 
Diversas 	  2.189 2.148 14.375 8.646 

Fonte: Anuario Estatistico do Brasil, 1964 (Censo Industrial de 1960). 

alimenticios, constata-se que entre 1955 e 
1960, inclusive, no houve modificacao digna 
de nota, respondendo os subgrupos por 24% 
e 74%, respectivamente, das exportagOes to-
tais. A partir de 1961, observou-se ligeira 
tendencia para aumentar a proporcao de 
materias-primas e a diminuir a de generos 
alimenticios. Em 1964, por fim, as materias-
primas foram responsaveis por 30,3% do 
valor das exportagoes e os generos alimen-
ticios por 64,4%. 

No que respeita aos produtos manufa-
turados e semi-manufaturados, vale ressal-
tar a evolugao do "quantum" e do valor ex-
portado, a partir de 1959. Assim, em 1964 
o "quantum" apresentou um aumento de 
1.421% em relagao a 1959, enquanto que o 
valor apresentou um incremento de 431%. 
Todavia, a influencia dessa expansao sabre  

o volume e valor total exportado foi peque-
na, devido a participagao ainda reduzida 
das manufaturas nas exportagOes brasilei-
ras. 0 valor das exportagOes de manufatu-
ras e semi-manufaturas, que em 1955 atin-
gia US$ 15,2 milhaes, alcangou, em 1964, 
US$ 69,9 milhOes. No primeiro semestre de 
1965 estas exportagoes alcangaram US$ 46 

eqiiivalentes a 7% do total expor- 
tado. 

0 fato e que apesar do intenso proces-
so de industrializagao, a estrutura de suas 
exportagOes no havia sofrido, ate 1959, 
qualquer modificaga. o. No periodo 1960/1964, 
entretanto, constata-se ligeira tendencia 
maior participagao dos produtos manufatu-
rados e semi-manufaturados na pauta. Mui-
to embora o periodo seja muito curto para 
que os valares recentes sejam tomados co- 
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QUADRO 11 

BRASIL - VALOR E DISTRIBUIcA0 PERCENTUAL DAS EXPORTACOES - 1955/64 

Anos 

Diversos 
Materias- 

Primas 
Generos 

Alimenticios 
Produtos 

Quimicos e 
Farmaceuticos 

Mfiquinas 
e 

Veiculos 
Manufaturas TOTAL 

US$ mil % US$ mil % US$ mil % I US$ mil % US$ mil % US$ mil % US$ mil % 

1955 6.941 0,5 344.779 24,2 1.065.299 74,2 10.363 0,8 2. 833 0,2 2.631 0,2 1.423.163 100,0 

1956 8.042 0,5 285.635 19,3 1.175.276 79,3 7.916 0,5 1.937 0,1 3.214 0,2 1.482.020 100,0 

1957 11.718 0,7 347.784 23,3 1.043.396 75,0 7.446 0,5 1.300 0,1 3.964 0,3 1.391.608 100,0 

1958 11.027 0,8 274.376 22,1 945.343 76,0 7.423 0,6 1.791 0,1 3.025 0,2 1.242.985 100,0 

1959 11.107 0,8 290.904 22,6 966.791 75,4 8.083 0,6 2.125 0,2 2.959 0,2 1.281.969 100,0 

1960 12.792 1,0 296.483 23,4 935.799 73,7 13.377 1,0 	. 1.943 0,2 8.408 0,7 1.268.802 100,0 

1961 12.258 0,9 418. 905 29,8 933.543 66,5 19.995 1,4 11.257 0,8 7.012 0,5 1.402.970 100,0 

1962 2.270 0,2 386.627 31,8 792.189 65,2 14.751 1,2 12.017 1,0 6.331 0,5 1.214.185 100,0 

1963 3.604 0,2 397.355 28,2 968.140 68,8 16.605 1,2 10.633 0,8 10.143 0,7 1.406.480 100,0 

1964 5.248 0,3 433.781 30,3 920.819 64,4 17.649 1,2 18.266 1,3 34.028 2,3 1.429.791 100,0 

Fonte: "Comercio Exterior" - Servico de Estatistica EconOmica e Financeira - Ministerio da Fazenda. 



espera atingir em futuro proximo, venham 
a constituir-se em fatores favoraveis a di-
versificagao das exportaciies nacionais. 

mo modificacao de tendencia, a de esperar- 
se que a consolidacao do parque industrial 
brasileiro e o eqiiilibrio monetario que se 

Quadro 12 

BRASIL — COMPOSIcA0 DO VALOR DAS EXPORTAcOES DE PRODUTOS 

ELABORADOS — 1955/64 (Em percentagens) 

ANOS Produtos 
Primarios 

Produtos Manufaturados 
e Semi-manufaturados TOTAL 

1955 	  98,9 1,1 100 
1956 	  99,1 0,9 100 
1957 	  99,0 1,0 100 
1958 	  98,9 1,1 100 
1959 	  98,8 1,2 100 
1960 	  98,1 1,9 100 
1961 	  97,3 2,7 100 
1962 	  97,2 2,8 100 
1963 	  97,3 2,7 100 
1964 	  95,0 5,0 100 

Fonte: "Comercio Exterior" — Servigo de Estatistica Economica e Financeira — Ministerio da Fazenda. 

Quadro 13 

BRASIL — VALOR DAS EXPORTAcOES DE MANUFATURAS E 

SEMI-MANUFATURAS — 1955/64 

A 	NOS 
Produtos Manufaturados 
e Semi-manufaturados 

(US$ mil) 

Indice 

1955 = 100 

1955 	  15.227 100,0 

1956 	  13.067 85,8 

1957 	  12.710 83,4 

1958 	  12.239 80,4 

1959 	  13.167 86,5 

1960 	  23.728 155,8 

1961 	  38.264 251,3 

1962 	  33.099 217,4 

1963 	  37.381 245,5 

1964 	  69.943 459,3 

Fonte: "Comercio Exterior" — SEEF 	Ministerio da Fazenda. 

20 	 REVISTA DO WADE 



Quadro 14 

BRASIL - COMPOSIcAO DAS QUANTIDADES EXPORTADAS DE PRODUTOS 

ELABORADOS - 1955/64 (Em percentagens) 

ANOS 
Produtos 
Primitrios 

Produtos Manufaturados 
e Semi-manufaturados 

TOTAL 

1955 99,66 0,34 100,0 
1956 99,77 0,23 100,0 
1957 99,70 0,30 100,0 
1958 99,79 0,21 100,0 
1959 99,78 0,22 100,0 
1960 98,89 1,11 100,0 
1961 99,17 0,83 100,0 
1962 99,53 0,47 100,0 

1963 99,25 0,75 100,0 
1964 97,65 2,35 100,0 

Fonte: "Comercio Exterior" - Servigo de Estatistica Economica e Financeira - Ministerio da Fazenda. 

5. Programas e Organismos de Responsa-
bilidade Setorial 

No Brasil, com finalidade especifica de 
responder por programas setoriais de de-
senvolvimento industrial, existem os respec-
tivos Grupos Executivos, ja referidos em 
item anterior. Procurou-se, corn isto, criar 
condicOes favoraveis a implantagao ou am-
pliagao de setores industriais considerados 
de alta essencialidade para o desenvolvi-
mento econOrnico do Pais. A concessao de 
uma serie de incentivos julgados importan-
tes depende da aprovacao dos projetos por 
parte dos referidos Grupos. A apreciagao 
dos projetos especificos é feita, sobretudo, 
levando em conta a estrutura tecnica, pro-
dutividade econOmica e peculiaridades fi-
nanceiras dos respectivos empreendimentos. 
Enquadrados os projetos dentro das normas 
estabelecidas para obtencao do apoio e, pos- 

I teriormente, aprovados pelos Grupos perti-
nentes, passam a contar corn facilidades, 
this como isengOes fiscais, autorizacao para 
investimentos a base de importacao sem co-
bertura cambial, concessao eventual de cre-
ditos ou garantias por entidades bancarias 

Foficiais encarregadas do incentivo ao desen-
volvimento economic° do Pais. 
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Aos Orgaos competentes a recomendada 
a concessao de facilidades para entrada no 
Pais de tecnicos e operarios especializados 
que venham se dedicar a indiastria. 

A fixacao de quais setores industriais 
fica compreendida no ambito de atuacao de 
cada Grupo Executivo passou a ser atribui-
cao da Comissao de Desenvolvimento In-
dustrial (CDI). 

6. A Iniciativa Privada na Programacao 
Industrial 

Ate fins de 1964, o setor privado de-
sempenhava apenas o papel de executor nos 
programas governamentais, sem uma inter-
ferencia direta na sua formulagao, nao obs-
tante the coubesse o direito de critica a es-
ses pianos, atraves de suas associagOes de 
classe. 

Recentemente, foi constituido o Conse-
lho Consultivo do Planejamento - CONS-
PLAN, em 2-2-65, integrado por represen-
tantes das varias categorias sOcio-econOmi-
cas - trabalhadores, empresarios, Orgaos de 
divulgacao e profissionais liberais corn 
o objetivo de participar junto ao Govern° 
Federal da formulacao de sua politica eco-
nOmica. 
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1 

Discriminacio 
Valor 

I — ORIGEM 

Novos capitais de risco 	  
Emprestimos bancarios 	  
Outros (fornecedores, mercado) 	 
Reservas 	  
ReavaliagOes 	  
Depreciagoes 	  

TOTAL 	  

II — DESTINO 

reavaliagoes 	  Imobilizado 
inovo 	  

Disponivel 	  
Estoque 	  
Outros (realizavel) 	  

TOTAL 	  

45 
23 
62 
52 

8 
15 

205 

8 
67 
14 
39 
77 

205 

7. Financiamento da Inditstria Manufatu-
reira 

A deficiencia de elementos estatisticos 
no permite apresentar uma visa° global e 
histOrica da origem e destino dos recursos, 
em moeda nacional, empregados no finan-
ciamento da industrializacao brasileira. As-
sim sendo, as conclusOes a seguir apresen- 

tadas baseiam-se em informac6es parciais 
que, apesar de restritas, pela sua importan-
cia funcionam como indicadores razoaveis. 

0 Quadro seguinte, resultante de re-
cente trabalho da Fundacao Getulio Vargas, 
apresenta a origem e destino dos fundos das 
sociedades anOnimas industriais nos anos 
de 1959, 1961 e 1963. 

Quadro 15 

BRASIL — Origem e Destino dos Fundos das Sociedades 

AnOnimas Industriais — 1959, 1961, 1963 

(Cr$ bilhOes a precos correntes) 

9 5 9 	 1 9 6 1 1 9 6 3 

Valor Valor 

22 50 13 158 12 
11 39 10 115 9 
30 164 43 515 40 
25 93 24 311 24 
4 16 4 140 11 
7 22 6 57 4 

100 384 100 1.296 100 

4 16 4 140 11 
33 94 24 281 21 
7 15 4 75 6 

19 80 21 310 24 
37 179 47 490 38 

100 384 100 1.296 100 

Fonte: Revista "Conjuntura EconOmica" (fey. 1961, 

Verifica-se, portanto, ter havido redu-
gao em 1963, no total dos fundos, dos itens 
relativos a novos capitais de risco, recursos 
decorrentes de emprestimos bancarios, de 
fornecedores e outros. 

No entanto, pode-se afirmar que a par-
ticipacao das referidas fontes de recurso 
manteve-se relativamente constante, o que 
se verifica mais facilmente quando se eli-
minem os valOres importados a titulo de 
reavaliagao de ativo, os quais decorrem de 
meros registros contabeis, nao refletindo 
qualquer aporte nOvo de capital.  

1963, 1965), Fundagdo Get 	Vargas. 

Torna-se patente, por outra parte, a re-
ducao das aplicagOes de novos investimen-
tos e a maior destinagao de recursos para 
capital de giro, e notadamente para o finan-
ciamento de estoques. 

Convem referir, por fim, na ausencia 
de melhores estatisticas, ao volume de apli-
cacOes do Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Economic° (BNDE), segundo os va-
rios setores de atividade econOmica, que, 
por se referirem a principal agencia brasi-
leira de financiamento do desenvolvimento, 
tomam importancia digna de registro. 0 
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Quadro a seguir registra o volume de suas 
aplicagoes no periodo 1952/65. 

Observa-se, assim, que nos primeiros 
anos de operagao o BNDE assistiu, priori-
tariamente, aos setores infra-estruturais 
(transportes, energia eletrica, agropecuaria 
e setores complementares — armazens, silos, 
matadouros, frigorificos). 

Ultimamente, entretanto, sua acao fi-
nanciadora tern-se voltado preponderante-
mente para a indastria basica, destacando-
se a siderurgia que tern recebido volumosos 
recursos para a implantagao e expansao de 
grandes usinas. 

0 Quadro anterior deixa de registrar o 
volume das operagOes de garantia efetuadas 
pelo BNDE, em favor de empresas que rea-
lizaram, para a execugao de seus projetos, 
importagOes financiadas de maquinas, equi-
pamentos e servicos; este aspecto, porem, 
acha-se examinado no capitulo relativo a 
ajuda externa ao desenvolvimento brasi-
leiro. 

Nao obstante, convem referir que o 
montante de prestagao de garantia efetuado 
pelo BNDE no periodo 1952/65 elevou-se ao 
equivalente a US$ 865 milli -6es. 

8. A Localizactio da 1ndustria 

A distribuicao regional de algumas ca-
racteristicas da indastria manufatureira 
(numero de estabelecimentos, media de ope-
rarios e valor adicionado) encontra-se nos 
Quadros seguintes, destacando-se, em cada 
regiao fisiografica, os Estados de maior im-
portancia. Verifica-se elevado grau de con-
centragao da indastria na area correspon-
dente aos Estados de sa, Paulo, Guanaba-
ra, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A indas-
tria manufatureira nestes quatro Estados 
emprega, diretamente, acima de 60% do 
flamer° total de operarios e e responsavel 
por mais de 3/4 do valor adicionado da in-
&Istria (Quadro 17). 

Quadro 16 

Colaboracio Financeira Aprovada pelo BNDE, 

Segundo os Setores de Atividade Econotnica — 1952/65 

(Cr$ milhoes, a pregos de 1964) 

ANOS TOTAL 

SETORES DE ATIVIDADE ECON6MICA 

Transpor- 
ter 

Energia 
Eletrica 

Industria 
Agropecuaria 

e setores 
complemen- 

tares 

1952  	  47.240,0 47.240,0 — — 

1953 	  52.602,6 30.602,6 12.820,6 8.214,2 964,3 
1954 	  76.837,3 59.230,8 10.405,0 5.998,9 1.202,6 
1955 	  52.910,2 20.755,1 27.222,4 3.993,9 938,8 
1956 	  122.417,7 84.186,2 15.742,3 16.213,3 6.275,9 
1957 	  145.079,8 27.620,3 74.096,8 38.123,7 5.239,0 
1958 	  167.810,5 6.794,9 70.237,9 84.582,8 6.194,9 
1959 	  101.326,6 16.891,2 31.437,7 51.383,7 1.614,0 
1960 	  122.635,6 5.215,3 10.760,6 106.183,1 476,6 
1961 	  135.292,4 1.268,6 85.295,0 44.323,1 4.405,7 
1962 	  71.612,8 — 34.424,8 32.904,1 4.283,9 
1963 	  149.348,3 1.090,9 6.852,3 139.976,7 1.428,4 
1964 	  136.731,9 — 32.609,3 103.327,6 795,0 
196 (*) 	  146.948,1 — 1.748,2 116.006,4 1.160,1 

Fonte: BNDE — Departamento Economic°. 
(*) 0 total geral inclui outras operagties, coma as de repasse a Bancos regionais. 

REVISTA DO BNDE 	 23 



Quadro 17 

BRASIL - CARACTERISTICAS REGIONALIZADAS DOS CENSOS INDUSTRIAIS 

ESPECIFICACAO 

N.° de Estabelecimentos Operfirios 
em 

Media Mensal 
de Operfirios Ocupados 

Valor Adicionado (Cr$ milhoes) 

1.°-9-40 1°4-50 1°-9-40 1949 1959 1939 	(*) 1949 1959 

NORTE 	  793 1.212 1.789 10.414 13.699 16.133 85 353 5.025 

(AR, AM, RO, PA, AP) 

NORDESTE 	 4.206 10.683 12.909 90.776 140.229 128.533 639 3.520 26.895 

Pernambuco 	  1.537 3.419 3.556 52.249 70.109 60.532 382 2.139 14.273 

Outros 	  2.669 7.264 9.353 38.527 70.120 68.001 257 1.381 12.622 

(MA, PI, CE, RN, PB, AL) 
LESTE 	  13.271 25.389 30.734 226.956 337.540 404.414 2.944 13.916 138.227 

Minas Gerais 	 5.027 10.394 11.960 58.783 87.661 114.815 606 3.135 31.329 

Rio de Janeiro 	 1.877 3.372 4.372 42.230 67.542 92.779 421 3.052 38.642 

Guanabara 	  3.723 4.897 5.302 91.873 134.067 140.689 1.741 6.650 56.247 

Outros 	  2.644 6.726 9.100 34.070 48.270 56.131 176 1.079 12.009 

(SE, ES, BA) 

S 17 L 	  22.200 43.810 60.131 337.940 598.434 913.433 4.024 29.549 362.855 

Sao Paulo 	  12.867 23.074 35.464 254.771 449.084 685.500 2.989 23.280 295.990 

Outros 	  9.333 20.736 24.667 83.169 149.350 227.933 1.035 6.269 66.865 

(PR, SC, RS) 

CENTRO-OESTE 513 1.060 2.600 3.232 5.157 11.768 52 246 3.445 

(MT, GO) 
BRASIL 	 40.983 82.154 108.163 669.348 1.095.059 1.474.281 7.743 47.584 536.445 

(*) Inclui construcao civil, inclustrias extrativas e eletricidade, gas, eseto. 
Fontes: Censo Industrial, aspectos gerais pig. 18 (1963). 

Censo Industrial, 1950 pag. 103, 194. 



46,5 
9,5 
6,3 
7,8 

63,1 

41.0 
12,2 

6,2 
8,0 

67,4 

100,0 100,0 

1 9 5 9 1 9 3 9 1 9 3 9 	1 9 4 9 1 9 4 9 

55,2 
10,5 

7,2 
5,8 

78,7 

100,0 

38,1 
13,7 

6,3 
8,8 

66,9 

100,0 

38,6 
22,5 

5,4 
7,8 

74,3 

100,0 

48,9 
14,0 
6,4 
6,6 

75,9 

100,0 

1 9 5 9 

Quadro 18 

BRASIL - Participarao dos Principais Estados no Processo de Industrializacao 
(Em percentagem) 

Operitrios Ocupados Valor Adicionado 

  

Estados 

Sao Paulo 	 
Guanabara 	 
Rio de Janeiro 	 
Minas Gerais 	 
Total  	  

BRASIL 	 

Fontes: I.B.G.E. - "Censo Industrial" de 1940, 1950 e 1960. 

IV - MEDIDAS DE POLITICA PARA 0 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

op- 

1. Acao Governamental de Promogio In-
dustrial 

A promocao governamental do desen-
volvimento industrial se fez, no Brasil, corn 
a utilizacao de diferentes instrumentos, den-
te os quais cabe ressaltar os seguintes: 

- Lei n.° 1.474, de 26-11-1951, que 
autorizou a tomada de emprestimo 
compulsorio para a constituicao de 
urn fundo de reaparelhamento eco-
nomic°, como adicional ao Impost° 
de Benda; 

- Lei n.° 1.518, de 24-12-1951, que 
autorizava o Poder Executivo a 
contrair credito no exterior e a ga-
rantir emprestimos estrangeiros ate 
o limite maxim° de USS 750 mi-
ll-15es; 

- Lei n.0  1.628, de 20-6-1952, que 
criou o Banco Nacional do Desen-
volvimento Economic° - BNDE, 
como agente para tOdas as opera-
g5es financeiras relacionadas corn 
o piano de reaparelhamento, e ins-
tituiu a obrigatoriedade para as 
empresas de seguros de participa-
cao no programa. 

A administragao classes capitais, bem 
como sua aplicagao inicial nos projetos da 

Comissao Mista Brasil-Estados Unidos, pas-
sou a ser feita pelo BNDE, conforme a Lei 
n.0  1.628. 

A partir de 1953, o setor cambial co-
mecou a ser manipulado de modo a atender 
ao objetivo de industrializacao, ja que tanto 
a receita cambial como as reservas de di-
visas comegaram a se tornar reduzidas. Re-
sultou, entio: 

- Lei n.0  1.807, de 7-1-1953, e regu-
lamentacao posterior como instru-
mento de selegao na entrada de 
investimentos e emprestimos es-
trangeiros; 

- Instrucao n.° 70, de 9-10-1953, da 
Superintendencia da Moeda e do 
Credit° - SUMOC, que classif i-
cou as mercadorias, conforme sua 
essencialidade, em 5 categorias pa-
ra distribuicao de cambio. A mes-
ma epoca foi estabelecido o pregao 
piablico para a venda das disponi-
bilidades de cambio pela Carteira 
de Cambio do Banco do Brasil 
S.A.. Com esse tratamento dife-
rencial das operagOes cambiais, 
dada a posicao estrategica do setor 
externo, Ode o Govern, atraves 
da selegao das importacaes, conce-
der subsidios a importacao de bens 
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de capital e de outras importagOes 
basicas. Ao mesmo tempo, permi-
tiu a obtengao de poupancas ex-
ternas, as quais orientou e influiu 
no processo de investimento, pro-
vocando sua canalizacao para as 
faixas prioritarias de industrializa-
gao; 

— Lei n.0  3.244, de 14-8-1957, que 
promoveu a reforma tarifiria, 
transformando-a de especifica em 
"ad-valorem". Por este instrumen-
to se reduziram, tambem, as cinco 
anteriores categorias de mercado-
rias, a apenas duas: a geral e a 
especial, entre as quais existe dis-
criminacao de ordem cambial e ta-
rifiria. Esta mesma Lei criou o 
Conselho de Politica Aduaneira; 

— A partir de 1961, altera-se a siste-
matica cambial do Pais, adequan-
do-a para novas fungOes. Elimi-
nou-se a concessao de subsidios 
cambiais; unificaram-se os tipos de 
cambio e fundiram-se os antigos 
mercados de cambio. Enfim, limi-
tou-se a possibilidade de trata-
mentos diferenciais, via manipula-
cao cambial. Coube a Instrugao 
n.0  204, da SUMOC, acelerar esse 
processo de transformagao da po-
litica cambial. A partir de sua ex-
pedigao, tanto as importagOes como 
as exportag5es passaram a ser efe-
tuadas num mercado de taxa Uni-
ca de cambio. Procurava-se, prin-
cipalmente, corn essa medida, con-
ter a expansao das importac5es 
subsidiadas e, ao mesmo tempo, 
fomentar as exportagoes. Enquan-
to se procurava atender a esse fim, 
estabelecia-se reserva de mercado 
mais eficiente para a indiistria na-
cional de bens de capital, ao serem 
aumentados os pregos relativos dos 
equipamentos. 

Posteriormente, a Instrugao 208 come-
gou a discriminar em favor de areas e pro-
dutos, tornando isentas dos depOsitos pre-
vios estabelecidos pela Instrugao 204, as im-
portagOes originarias de paises integrantes 
da ALALC; de miquinas e equipamentos  

que se destinem a montagem de unidade 
industrial ou complementagio de unidade 
existente; e bens de produgao sem similar 
nacional. 

A SUMOC, transformada recentemente 
em Banco Central, Orgao encarregado de 
exercer o contrOle do sistema monetario, 
tern cabido a iniciativa e execugao das me-
didas citadas anteriormente. Atraves da 
mesma tem sido executada a politica mone-
taria de fomento do desenvolvimento indus-
trial no setor privado, mediante selecao• de 
credit() para os investimentos essenciais ao 
desenvolvimento economic°, estabelecimen-
to de taxas de cambio diferenciais, forneci-
mento de licengas de importagao sem co-
bertura cambial para investimentos estran-
geiros no Pais e estabelecimento de taxas 
de redesconto diferenciais, conforme a loca-
lizagio dos bancos comerciais (taxas meno-
res nas reggies mais subdesenvolvidas como, 
por exemplo, o Nordeste). Emitindo Instru-
gOes as entidades bancarias, que the devem 
obediencia por disposigio legal, faz chegar 
As empresas a politica estabelecida pelos 
seus Orgaos diretores. 

2. Protecan Aduaneira 

0 sistema de tributagio aduaneira no 
Brasil foi reformulado, a partir de 14 de 
agOsto de 1957, pela Lei n. 0  3.244. Como 
orgao normativo foi criado pela mesma Lei 
o Conselho de Politica Aduaneira — CPA, 
ao qual compete: 

a) propor alteracOes na legislagao 
aduaneira; 

b) opinar sabre a concessao de favor 
aduaneiro em convenio internacio-
nal; 

c) participar do exame de qualquer 
outro problema relacionado corn a 
formulacao e execucao da politica 
aduaneira; 

d) conceder ou rever registro de si-
milar; 

e) atualizar a nomenclatura de Tarifa 
e nela introduzir correc5es; 

f) outras medidas de ordem adminis-
trativa. 
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A Lei de Tarifas brasileira preve possi-
bilidade de variagao de aliquotas, para pro-
teger certos produtos, atendendo ao interes-
se da economia. Ao CPA e dada a liberda-
de de modificar as aliquotas ate o limite de 
30%, acima ou abaixo da aliquota estabele-
cida. Os produtos importados estao sujeitos 
ao pagamento de aliquotas que variam de 
zero (0) a 150%. Essas percentagens tem-se 
modificado conforme a significagao do pro-
duto para a economia. Esse reajustamento 
das aliquotas constantes da Tarifa a promo-
vido pelo CPA, de forma a assegurar niveis 
adequados de protecao, levando em conta a 
necessidade de manutengao de conveniente 
estimulo a progressiva melhoria da produ-
tividade. 

3. Politica de Credit° Industrial 

Para atendimento de suas necessidades 
financeiras de curto e medio prazo, contam 
os industriais corn os Bancos Comerciais, 
corn o Banco do Brasil S.A. e, indireta-
mente, corn os recursos do Fundo de Fi-
nanciamento para Aquisigao de Maquinas e 
Equipamentos Industriais — FINAME. Os 
Bancos Comerciais tem operado a prazo 
medic) de 90 dias, enquanto o Banco do Bra-
sil opera geralmente corn o prazo de 1 (urn) 
ano. Ja o FINAME tern prazos de operagao 
que vao ate 5 anos. 

O sistema bancario tern sua taxa de ju-
ros regulada pela Lei de Usura, que limita 
a 12% ao ano a taxa maxima de juros, e 
pelos depOsitos a prazo. A primeira condi-
* criou obstaculos pela incompatibilidade 
corn a inflagao reinante, provocando por 
parte dos bancos comerciais a utilizagao de 
artificios para fugir aos dispositivos legais. 
A segunda, corn seu desaparecimento quase 
total e a rotagao cada vez mais rapida dos 
depOsitos a vista, diminuiu sensivelmente a 
tranqiiilidade de caixa dos bancos, obrigan-
do-os a operar em prazos cada vez mais res-
tritos. 

O FINAME tern seus recursos formados 
por doacao e emprestimos de entidades in-
ternacionais, nacionais ou estrangeiras, e, 
dentre estes, os recursos provenientes da 
"Alianga para o Progresso". Conta, ainda, 
corn recursos colocados a sua disposigao pelo 
Banco do Brasil e outras agencias financei-
ras da Uniao ou dos Estados e mais os mo- 

bilizados pelo BNDE nos mercados interno 
e externo de capitais para o fim que foi 
criado. Adicionam-se a esses recursos os 
rendimentos provenientes de suas opera-
goes. 

Corn o desenvolvimento das industrias 
de bens de capital e de bens duraveis de 
consumo, a procura de creditos a medio 
prazo ampliou-se notavelmente. Os Bancos 
Comerciais, sem recursos suficientes para 
conceder creditos a esse prazo, ensejaram 
o surgimento das "Sociedades de Credit° e 
Financiamento", as quais, utilizando-se de 
certos artificios legalmente permitidos, con-
seguem captar recursos do publico. Isso pro-
picia a angariagao de algo parecido corn os 
depOsitos a prazo, base para as operagOes de 
emprestimos a medio prazo. 

Essas Sociedades operam regulamenta-
das por Portaria do Ministerio da Fazenda 
e por InstrucEies da extinta SUMOC, hoje 
Banco Central. De acOrdo corn essas nor-
mas, as Sociedades podem conceder empres-
timos corn prazos de 6 meses a 2 anos. En-
tretanto, na pratica, sao rams as operagOes 
que ultrapassam os 12 meses. 

Para a exportagao de produtos manu-
faturados contam os industriais com a coo-
peragao da Carteira de Comercio Exterior —
CACEX, do Banco do Brasil, que os refi-
nancia a prazos medios e longos, nas se-
guintes bases: 

a) operag5es corn prazo nao superior a 
360 dias, contados da data da ne-
gociagao corn o Banco, pela Car-
teira de Cambio, para a totalidade 
do valor da parte financiada; 

b) operagOes de prazo superior a 360 
dias, pela CACEX, para a totalida-
de do valor da parcela financiada 
amortizavel nos primeiros 360 dias, 
contados da data da negociagao corn 
o Banco, e para 75% do saldo do 
financiamento pagavel no restante 
do prazo. 

Para aplicagao nessas operagOes conta 
a CACEX corn recursos provenientes das 
seguintes fontes: 

a) recursos prOprios, resultantes de 
creditos que the foram abertos pela 
Superintendencia da Moeda e do 
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Credit° e pelo Banco do Brasil, por 
conta do Tesouro Nacional; 

b) recursos resultantes da linha de 
credit° de US$ 3 milhaes, aberta 
pelo BID em favor do Govern° Bra-
sileiro. 

Para aplicagaes a longo prazo em fi-
nanciamento de capital fixo, conta o Brasil 
corn o inestimavel e quase exclusivo apoio 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco- 

Dispunha essa Entidade, ate recen-
temente, de recursos provenientes do adi-
cional ao Impost° sabre a Renda. Em no-
vembro de 1964 substitutiu-se esse adicio-
nal por uma taxa fixa correspondente a 20% 
sabre a arrecadagao do Impasto sabre a 
Renda. 

Recentemente, tambem a Carteira de 
Credit° Agricola e Industrial (CREAI), do 
Banco do Brasil S.A., passou a conceder 
creditos a longo prazo, gragas a recursos 
que the foram cedidos pela AID. Assim, ini-
ciou-se em seu ambito a contratagao de 
operaciies de financiamento para instala-
cOes fixas. 

Alem dessas, contain os Estados corn 
Entidades Estaduais e Regionais de amparo 

Seus recursos, entretanto, ain-
da sao restritos e muitas de suas operacOes 
tern sido feitas corn recursos financeiros re-
passados pelo BNDE. 

Convem referir, finalmente, ao BNDE, 
ja tratado em outros capitulos, principal 
agencia financeira do Govern° destinada a 
suprir credit° de longo prazo, e coin redu-
zida taxa de juros, para o financiamento da 
implantacao e ampliacao de atividades be-
sicas. 

4. A Politica Tributiiria como Meio de Pro-
mocao e Otientagao dos Investimentos 
Industriais 

0 sistema tributario brasileiro nao se 
tern mostrado inteiramente adaptado as ne-
cessidades do desenvolvimento industrial e 
economic°. Apesar da estrutura obsoleta do 
mesmo, algumas revisOes parciais foram pro-
movidas. Nos Impostos de Renda, de Con-
sumo e de Importagao, encontram-se varios 
dispositivos funcionais. o caso do trata-
mento fiscal favoravel ao recebimento de  

bonificacOes em agOes; do direito de °Ingo 
de aplicacao de parcela do Impasto sabre a 
Renda em empreendimentos julgados de in-
teresse nacional ou para instalagao de indus-
trias em regiOes consideradas subdesenvol-
vidas; e da incidencia apenas sabre o valor 
adicionado do Impost° de Consumo. 

A maior parte da tributagao brasileira, 
de ordem funcional, tern sido estabelecida 
corn o fim de fomentar e auxiliar a indlis-
tria, setor considerado vital para o desen-
volvimento da economia do Pais. Aos ou-
tros setores econamicos tern sido dispensa-
dos tratamentos diferenciais e incentivado-
res, sendo que a carga fiscal que suportam 
tem como finalidade, quase que imicamente, 
servir de receita ao Estado. 

Observa-se, outrossim, que no sistema 
tributario brasileiro as leis sabre os diferen-
tes impostos tern sido elaboradas mais ou 
menos na forma de compartimentos estan-
ques. Nota-se, alem do mais, uma descoor-
denacao entre os diferentes impostos, assim 
como entre os impostos federais e estaduais, 
e entre os estaduais correspondentes as di-
ferentes Unidades da Federagaio. 

No Brasil, tendo em vista a inflac,ao rei-
nante e a necessidade de se aliviar a tribu-
tagao sabre os rendimentos ilusarios, foi ins-
tituida, atraves a legislagao do ImpOsto sa-
bre a Renda, a reavaliagao do ativo fixo das 
empresas. Esta reavaliagao a feita segundo 
coeficientes fornecidos, anualmente, pelo 
Conselho Nacional de Economia. 

Corn a finalidade de estimular os inves-
timentos em renovacao e modernizacao do 
parque industrial do Pais, tendo em vista a 
necessidade de se elevar o nivel de investi-
mentos no setor privado, condicao primor-
dial para a retomada do processo de desen-
volvimento economic°, foi estabelecido pelo 
Decreto 54.298, de 23 de setembro de 1964, 
coeficiente de aceleragao de depreciagao, 
mediante o qual se calculara quotas de de-
preciagao a serem deduzidas do lucro bruto 
para fim de determinacao do lucro real su-
jeito a tributagao pelo ImpOsto de Renda. 
Para o calculo, as percentagens de depre-
ciagao acelerada sao aplicadas sabre o custo 
de aquisicao dos bens depreciaveis. 

A 16 de jutho de 1964, pela Lei 4.357, 
consubstanciam-se os principios da Refor-
ma Tributaria de Emerg'encia, preconizada 
pelo "Programa de Agao Econelmica do Go- 
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vemo". Em seu artigo 27 faculta-se, para o 
calculo do Impost° Adicional de Renda em 
relagao ao capital das pessoas juridicas, o 
abatimento, do lucro excedente tributavel, 
da importancia correspondente a manuten-
gio do capital de giro prOprio durante o 
ano-base da declaragao. 0 montante dessa 
manutencao a determinado pela aplicagao, 
s6bre o capital de giro prOprio da empresa, 
no inicio do exercfcio, das percentagens de 
corregao monetaria, publicadas peribdica-
mente pelo Conselho Nacional de Economia, 
que deverao traduzir o aumento do nivel 
geral de pregos no perfodo correspondente 
ao ano-base. 

Corn respeito as isengOes tributarias, 
tem estas se verificado, principalmente, em 
favor das regiOes subdesenvolvidas, como 
por exemplo as regiOes AmazOnica e Nor-
deste, que se encontram nas areas de atua-
gio da Superintendencia do Plano de Valo-
rizagao EconOmica da Amazonia — SPVEA 
e da Superintendencia do Desenvolvimento 
do Nordeste — SUDENE. Aos setores indus-
triais cuja implantagao se considera de im-
portAncia se tern oferecido diferentes isen-
g6es fiscais, quase tOdas ligadas a cobranga 
do Impost° sObre a Renda. 

Corn referencia a subsidios, a pratica se 
tern verificado, quase que exclusivamente, 
no setor transportes, onde parcelas substan-
dais de deficits tern lido cobertas corn re-
cursos financeiros do Govern. De irnpor-
tancia para a politica de industrializacao 
foram os subsidios havidos na area mone-
teria, atraves do estabelecimento de taxas 
de cambio diferenciais. 

Novas modificagOes no sistema tributa-
rio brasileiro vem sendo estudadas pelos Or-
gaos competentes do Govern Federal, corn 
objetivo de promover a aceleragao do ritmo 
de crescimento da economia, seja atraves 
de uma expansao na capacidade de mobili-
zagio de recursos necessarios a fomentar 
maiores inversOes, seja como fator de redis-
tribuigao de renda de maneira a propiciar 
uma agio diniunica por parte das fOrgas de 
produgao e consumo. 

5. Regime Legal dos Capitais e Empresas 
Estrangeiras 

A documentagao legal que, fundamen-
talmente, estatui sObre a entrada de capi-
tais estrangeiros no Pais, seja sob a forma  

de investimentos diretos, seja sob a forma 
de emprestimo, creditos e/ou financiamentos, 
encontra-se explicita na Lei n. 0  4.131, de 
3-9-62, modificada pela Lei n. 0  4.390, de 
29-8-64, e no Decreto n. 0  55.762, de 17-2-65, 
que a regulamenta. Ademais, a mister sa-
lientar que ao capital estrangeiro investido 
no Pais e dispensado tratamento juridico 
identico ao concedido ao capital nacional. 

Consideram-se capitais estrangeiros, os 
bens, maquinas e equipamentos entrados no 
Brasil sem dispendio inicial de divisas, des-
tinados a produgao de bens ou servigos, bem 
como os recursos financeiros ou monetarios, 
introduzidos no Pais para aplicagio em ati-
vidades economicas que, em ambas as hipo-
teses, pertengam a pessoas fisicas ou juridi-
cas residentes, domiciliadas ou corn sede no 
exterior. 

Os capitais estrangeiros, qualquer que 
seja a forma de ingresso no Brasil, deverao 
ser registrados no Banco Central, obedecen-
do as normas estabelecidas por este torgao. 
Deverao tambem ser registradas no Banco 
Central as remessas feitas para o exterior 
como retOrno de capitais ou como rendi-
mentos desses capitais, lucros, dividendos, 
juros, amortizacOes, bem como as de "royal-
ties", de pagamento de assistencia tecnica, 
ou por qualquer outro titulo que implique 
transferencia de rendimentos para fora do 
Pais; os reinvestimentos de lucros dos capi-
tais estrangeiros; as alteracaes de valor mo-
netArio de capital das empresas, procedidas 
de acOrdo corn a legislagao em vigor; e, os 
capitais estrangeiros e respectivos reinvesti-
mentos de lucros jA existentes no Pais em 
27 de setembro de 1962. 

O registro de capitais sera processado 
na moeda estrangeira efetivamente ingres-
sada no Pais e, nos casos de importagao fi-
nanciada e de investimentos sob a forma de 
bens, na moeda do domicilio ou da sede do 
credor ou investidor, respectivamente, sen-
do seus valOres registrados corn base no 
prego constante da fatura comercial. Caso 
o mesmo nao compreenda as despesas de 
seguro e frete, devera ser registrado corn o 
valor FOB. 

0 registro do investimento estrangeiro 
devera ser requerido dentro de 30 dias da 
data do seu ingresso no Pais e independen-
te do pagamento de qualquer taxa ou emo-
lumento. 
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O Banco Central podera autorizar a 
conversao em investimento, tanto do prin-
cipal de emprestimos registrados, como dos 
juros remissiveis para o exterior; assim co-
mo o registro, sob a forma de emprestimo 
corn prazos e juros definidos, dos juros de 
emprestimos, dos lucros de capitais e de 
quaisquer outras quantias remissiveis para 
o exterior. 

O Conselho Monetario Nacional podera 
estabelecer condig5es especiais para trans-
ferencias que tenham como contrapartida a 
entrada de novos recursos, de valor pelo 
menos a elas eqiiivalentes, para capital de 
giro ou compra de equipamentos produzidos 
no Pais. 

A aquisigao no exterior, de empresas 
cujos ativos estejam preponderantemente no 
Brasil, proventos e direitos autorais recebi-
dos ou auferidos no Pais e de patrimOnios 
de pessoas que transfiram residencias para 
o estrangeiro, dependem de aprovagao do 
Banco Central. 

O Tesouro Nacional e as entidades ofi-
ciais de credit° palico da Uniao e dos Es-
tados, inclusive sociedades de economia mis-
ta por eles controladas, sOmente mediante 
autorizagao em Decreto do Poder Executivo 
poderao garantir emprestimos obtidos no 
exterior por empresas cuja maioria do ca-
pital social corn direito a voto pertenga a 
pessoas fisicas ou juridicas residentes, do-
miciliadas ou corn sede no exterior. Outros-
sim, estas empresas so terao acesso ao cre-
dit° pirblico apes o inicio comprovado de 
suas operag5es, sendo que, no caso especifi-
co de novas inversOes a serem realizadas 
no ativo fixo destas empresas, se poderao 
se beneficiar aquelas cujas atividades sea 
essenciais ao desenvolvimento economic° do 
Pais e se localizem em regioes de alto in-
teresse nacional, assim definidas em Deere-
to do Poder Executivo. 

Nao se enquadram nas consideragOes 
acima os recursos postos a disposicao dos 
estabelecimentos pUblicos de credit°, por 
agencias ou entidades internacionais de cre-
dit°, e que, portanto, poderao ser reempres-
tados as empresas estrangeiras. 0 risco de 
cambio da operagao, quando nao for assu-
mido pela entidade credora primaria, cor-
rera por conta da empresa beneficiada. 

Consideram-se reinvestimentos os ren-
dimentos auferidos por empresas estabele- 

cidas no Pais e atribuidos a residentes e do-
miciliados no exterior, e que fOrem aplica-
dos nas mesmas empresas de que procedem 
ou em outro setor da economia nacional. 0 
registro dos reinvestimentos a obrigaterio, 
ainda quando se trate de pessoa juridica 
corn sede no Brasil mas filiada a empresas 
estrangeiras ou controlada por maioria de 
ag5es pertencentes a pessoas fisicas ou ju-
ridicas corn residencia ou sede no estrangei-
ro. 0 referido registro devera processar-se 
no prazo de 30 dias da data de aprovagio 
do respectivo registro contabil pelo Orgao 
competente da empresa. 0 registro dos re-
investimentos sera efetuado simultaneamen-
te em moeda nacional e na moeda do pais 
para o qual poderiam ter sido remetidos os 
rendimentos. A conversao anterior devera 
ser feita a taxa cambial media ocorrida en-
tre a data da apuragao dos lucros e da efe-
tivagao do reinvestimento, calculo este ba-
seado nas cotag5es do mercado de cambio 
pelo qual os lucros reinvestidos poderiam 
ter sido transferidos para o exterior. 

As remessas para o exterior dependem 
do registro da empresa no Banco Central, 
comprovado corn a apresentagao do Certifi-
cado do Registro, e do pagamento do Im-
post° de Renda devido. A remessa de lucros 
e dividendos liquidos para o exterior prati-
camente nao possui limitag5es. Excetuam-se 
os provenientes de capital estrangeiro apli-
cado na produgao de bens e servicos de con-
sumo suntuario, cuja remessa a limitada a 
8% anuais do capital registrado no Banco 
Central, podendo, caso a situagao cambial 
do Pais o exija, tal proporgao ser baixada 
para 5%. 0 montante remetido, quando su-
perior aquela proporgao, a considerado re-
tOrno do capital, sendo por conseguinte de-
duzido do registro correspondente, para efei-
to de remessas futuras. Entretanto, a facul-
tada sua aplicagao tanto na prOpria empre-
sa, como em regiOes ou setores de atividade 
considerados prioritarios pelo Govern() Fe-
deral. 0 montante de lucros e dividendos 
liquidos efetivamente remetidos para o exte-
rior fica sujeito a urn Impost° Suplementar 
de Renda sempre que a media das remessas 
em um trienio, a partir de 1963, exceder a 
12% (doze por cento) sObre o capital e re-
investimentos registrados. 

As remessas de juros de emprestimos, 
creditos e financiamentos sera° considera- 
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das como amortizacao do capital na parte 
que excederem da taxa de juros constante 
do contrato respectivo e de seu registro, ca-
bendo ao Banco Central impugnar e recusar 
a parte da taxa que exceder a taxa vigo-
rante no mercado financeiro de onde pro-
cede o emprestimo, credit° ou financiamen-
to na data de sua realizacao, para opera-
goes do mesmo tipo e condiciies. 

Os pedidos de registro do contrato para 
efeito de transferencias financeiras para o 
pagamento de "royalties", devido pelo use 
de patentes, marcas de indastria ou de co-
mercio ou outros titulos da mesma especie, 
sera° instruidos corn certidao probateria da 
existencia e vigencia, no Brasil, dos respec-
tivos privilegios concedidos pelo Departa-
mento Nacional de Propriedade Industrial, 
bem coma de documento habil comprobat6- 
rio de que eles nao caducaram no Pais de 
origem. Tais registros sera° feitos na moeda 
do Pais de domicilio ou sede dos beneficia-
Hos das remessas. 

As somas das quantias devidas a titulo 
de "royalties" poderao ser deduzidas nas 
declaracOes de renda para efeito da deter-
mina* do rendimento sujeito a tributagao 
ate o limite de 5% (cinco por cento) da re-
ceita bruta do produto fabricado ou vendi-
do, sendo os coeficientes por ramos e tipos 
de atividade produtiva estabelecidos e revis-
tos periOdicamente por ato do Ministro da 
Fazenda. Acrescente-se, ainda, que as re-
messas que ultrapassem os limites acima 
previstos serao considerados como lucro, e, 
portanto, sujeitas a tributagao atinente. 
proibida a remessa para pagamento de "roy-
alties" entre filial ou subsidiaria de empre-
sa estabelecida no Brasil e sua matriz com 
sede no exterior, ou quando a maioria do 
capital da empresa no Brasil pertenca aos 
titulares do recebimento dos "royalties" no 
estrangeiro. 

As infragOes do disposto na Lei n. 0 
 4,131, modificada pela Lei n.0  4.390, ressal-

vadas as penalidades especificas constantes 
de seu texto, ficam sujeitas a multas que 
variam de vinte a cinqiienta vezes a major 
salario minimo vigente no Brasil, cabendo, 
entretanto, recurso da mesma ao Conselho 
Monetario Nacional. 

A prestacao de informagOes falsas nos 
formularies a que estao subordinadas as 
transferencias financeiras implica multa  

eqiiivalente a 100% (cem por cento) do va-
lor da operagao, sendo que nos casos de 
falsa identidade a mesma atingira ate 3 ve-
zes o valor da operagao. A pratica de frau-
de aduaneira ou cambial que resulte de sub 
ou superfaturamento na exportagao ou irn-
portagao de bens e mercadorias, uma vez 
apurada em processo administrativo regu-
lar, no qual sera assegurada plena defesa 
do acusado, importara na aplicagao aos res-
ponsaveis, pelo Conselho Monetario Nacio-
nal, de multa de 10 (dez) vezes o valor das 
quantias sub ou superfaturadas ou da pena-
lidade de proibicao de exportar ou importar, 
por prazo de urn a cinco anos. 

Sempre que houver grave desequillbrio 
no Balanco de Pagamentos, o Conselho Mo-
netario Nacional podera impor restricEies as 
importacOes e a remessa de rendimentos pa-
ra o exterior. Assim, ficariam proibidas as 
remessas a titulo de retarno de capitais e 
limitadas as derivadas de seus lucros ao 
maxima de 10% anuais, dependendo dos 
coeficientes fixados pelo Conselho Moneta-
rio Nacional. Podera tambem o Conselho 
impor restrigOes as remessas a titulo de 
"royalties" e semelhantes ate a valor maxi-
ma cumulativo anual de 5% da receita bru-
ta da empresa. Demais disso, as remessas 
anteriormente citadas estarao sujeitas a urn 
encargo financeiro de carater estritamente 
monetario e que podera elevar-se a 50% 
(atualmente, a incidencia deste encargo fi-
nanceiro a de 10%). 

6. Politica de Promocan de Exportacoes de 
Manufaturas 

6.1 —Osto de Renda (Lei n.0  4.663, 
de 3-6-65) 

A Lei acima estabelece que, durante os 
exercicios de 1966, 1967 e 1968, as empresas 
poderao deduzir do lucro sujeito ao Impos-
to de Renda a parcela correspondents a 
exportacao de produtos manufaturados. Es-
te calculo sera feito considerando-se a mes-
ma participagao percentual que os produtos 
exportados tenham nas vendas totais da em-
presa. Ademais, a referida Lei determina 
que, para tal fim, fica tambern equiparada 
a exportacao a venda no mercado interno 
de produtos manufaturados contra paga-
mento em divisas conversiveis resultantes 
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de financiamentos a longo prazo de institui-
Oes financeiras internacionais ou entidades 
governamentais estrangeiras. 

6.2 — Impost° de Consumo (Lei n.a 
4.502, de 30-11-64) 

Isenta de pagamento do Imposto de 
Consumo os produtos exportados. Quando 
a mercadoria for exportada diretamente pelo 
produtor fica assegurado o ressarcimento, 
por compensagao, do ImpOsto relativo as 
materias-primas e produtos intermediarios 
efetivamente utilizados na respectiva indus-
trializacao, ou por via de restituicao quan-
do nao for possivel a recuperacao pelo sis-
tema de credit°. 

6.3 — Impost() de Vendas e Consigna-
caes 

No contexto do programa de estimulo 
as exportacEies de manufaturados, encetado 
pelo Govern() Federal, algumas Unidades da 
Federagao tern tornado medidas corn o fim 
de reduzir e/ou suprimir os gravames de 
ambito estadual que incidem sabre os re-
feridos produtos. Assim, destacam-se: 

Estado de Sao Paulo (Lei Estadual n.° 8.234, 
de 17-7-64) — Concede uma bonificagao aos 
exportadores, eqiiivalente ao montante do 
ImpOsto sabre Vendas e ConsignagOes inci-
dente na venda de produtos manufaturados 
exportados. Consideram-se produtos manu-
faturados aqueles sujeitos a qualquer pro-
cesso industrial de transformagao e que ve-
nham a constar da pauta fixada pelo Con-
selho de Exportacao de Produtos Indus-
triais, Orgao criado para esse fim e funcio-
nando junto a Secretaria da Fazenda. 

Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n.° 
3.214, de 16-10-64) — Extingue o ImpOsto 
de Exportacao e concede aos exportadores 
de produtos manufaturados estabelecidos 
em Minas uma bonificagao eqiiivalente ao 
valor total da incidencia do ImpOsto sabre 
Vendas e ConsignagOes na entrega daquelas 
mercadorias ao exterior. Considera-se pro-
duto manufaturado, para este fim, o que ye-
nha a sofrer qualquer processo industrial 
de transformacao e se ache incluido na pau-
ta elaborada pela Comissio Permanente de 
Exportacao de Produtos Manufaturados, or-
gao da Secretaria da Fazenda do Estado. 

Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual 
n.0  4.827, de 1-12-64) — Isenta do Impasto 

de Vendas e Consignagoes os produtos ma-
nufaturados fabricados no Estado e expor-
tados diretamente para o exterior. A refe-
rida Lei ainda especifica os produtos que 
para este fim sao considerados manufatu-
rados. 

Estado da Guanabara (Lei Estadual n.° 672, 
de 19-12-64 e Decreto "N" n.° 343, de 
29-12-64) — A Lei n.0  672, que cria o 
ImpOsto de Selo sabre Mercadorias Expor-
tadas e o Decreto "N" n. 0  343, que a regu-
lamenta, estabelecem que as mercadorias 
exportadas para fora do territOrio national 
estao sujeitas ao ImpOsto de Selo, calculado 
na base de 1% do valor da exportagao. No 
exercicio de 1965, o ImpOsto sera cobrado 
a razao de 1,08%, incluindo-se, portanto, o 
adicional de que trata o Decreto "N" n.° 
332, de 17-12-64. A referida Lei, pratica-
mente, reduz o ImpOsto a ser pago nas ven-
das ao exterior de 5,4 a 1,08%. 

Estado de Pernambuco (Lei Estadual n. 0 
 5.570, de 22-6-65) — Concede isencao do 

pagamento de tributos estaduais as expor-
tagoes de produtos manufaturados feitas 
atraves do Estado, e constantes da pauta a 
ser elaborada pelo Conselho do Desenvol-
vimento, Orgao integrante da CODEPE. 

6.4 — Outras Taxas 
Ademais, merecem consideracao a dis-

pensa, atraves de decisao interna da CACEX, 
da cobranca da taxa de emolumentos a que 
se refere o Decreto n. 0  42.820, de 16-12-57 
(Art. 97), nos casos de licengas de impor-
tagao conjugadas as exportagOes de carater 
promocional, assim como as de produtos em 
consignagao; e a isencao do ImpOsto de Selo 
nas operacoes de cambio relativas a expor-
tagao de produtos industrializados, estabe-
lecida na Lei n.° 4.505, de 30-11-64. 

6.5 — Disposicaes Relativas a "Draw-
Back" 

Os instrumentos que disp8em sabre as 
operagOes relativas a "draw-back" sao: 

a) — Lei 3244, de 14-8-57 (Artigo 37); 
b) — Decreto n.° 53.967, de 16-6-64; 
c) — Instrucao n.0  7, de 29-10-64, do 

C.P.A.; 
d) — Comunicado n.0  153, de 14-9-64, 

da CACEX; 
e) — Instrucao n.° 279, de 10-9-64, da 

SUMOC. 
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Ir  O "draw-back", ou seja, a remissao to- 
tal ou parcial do Impost° de Importagao 
sObre mercadorias utilizadas na composigao 
de outras a serem exportadas a aplicado: 

— as materias-primas e produtos se-
mi-manufaturados utilizados dire-
tamente na fabricagao de mercado-
rias destinadas a exportagao; 

— as pegas, partes, utensilios, dis-
positivos, aparelhos e maquinas, 
quando complementares de apare-
lhos, maquinas, veiculos ou equi-
pamentos destinados a exportagao; 

— as mercadorias ou materiais para 
utilizagio em embalagem, acondi-
cionamento ou apresentagio de 
produtos a serem exportados; 

— as mercadorias importadas para 
beneficiamento no Pais e posterior 
exportagao; 

— as pegas, partes, utensilios, dispo-
sitivos, aparelhos e maquinas para 
integrarem, por via de reparagao, 
recondicionamento ou reconstrugao, 
maquinas e equipamentos, embar-
cagOes, veiculos e aeronaves admi-
tidos no Pais, temporariamente, 
quando consignados a estaleiros ou 
oficinas de reparo e manutengao. 

O Conselho de Politica Aduaneira que, 
juntamente corn a Carteira de Comercio 
Exterior do Banco do Brasil e a Diretoria 
de Rendas Aduaneiras trata da materia 
tern, em suss decis5es, concedido a remissao 
total do imp5sto de importagio nas opera-
goes de "draw-back". Todavia, nos casos de 
empresas industrials em que o produto im-
portado servir de insumo tanto para bens 
exportados quanto consumidos no mercado 
interno, a concessao de "draw-back" bene-
ficiary apenas parte do produto importado, 
isto e, aquela utilizada na exportagao. Ade-
mais, a Carteira de Cambio do Banco do 
Brasil ester autorizada a conceder as empre-
sas industrials quotas especiais de cambio 
previamente a exportagao de manufaturados, 
quando se tratar de importagao de materias-
primas, partes ou pegas classificadas na ca-
tegoria geral, sem similar de produga% na-
cional e utiliz,adas na fabricagao, preparo ou 
acondicionamento de seus produtos e de 
maquinas e equipamentos classificados na 

categoria geral sem similar de produgao na-
cional e destinados a sua prOpria inditstria 
e amparadas por "draw-back". Acrescente-
se que tais importagOes estao isentas tanto 
do recolhimento do deposit° compulsorio 
(50% do contrato de cambio, restituido no 
prazo de 30 dias em letras emitidas pelo 
Banco do Brasil corn 180 dias de prazo) co-
mo do encargo financeiro (10% do valor do 
contrato de cambio). ( 3) Ainda corn relagao 
as operagOes acima, a Carteira de Comercio 
Exterior do Banco do Brasil ester autoriza-
da a dispensar, da parte das empresas, aqui-
sigao do Certificado de Cobertura Cambial. 

0 Govern° Federal, corn o fim de in-
crementar as exportagOes, alem das medi-
das explicitadas tern adotado uma serie de 
outras, tanto de carater cambial e financei-
ro como de cariter administrativo. Entre as 
principals, destacam-se: 

— as que visam a manutengao da ta- 
xa cambial em bases realisticas; 

— a permissao as empresas industrials 
que exportarem produtos de sua 
fabricagao e que comprovarem pe-
rante a Carteira de Cambio do 
Banco do Brasil a liquidagio dos 
contratos de cambio corresponden-
tes, de utilizar, corn isengio do 
deposit° compulsOrio e do encargo 
financeiro, quotas especiais de cam-
bio, ate o limite de 50% das divi-
sas geradas pela exportagao, para 
a importagio de materias-primas, 
partes ou pegas classificadas na ca-
tegoria geral, sem similar de pro-
ducat) nacional e utilizadas na fa-
bricagio, preparo ou acondiciona-
mento de seus produtos, e de ma-
quinas e equipamentos classificados 
na categoria geral, sem similar de 
produgao nacional e destinados a 
sua prOpria indirstria e para o pa-
gamento de obrigagOes financeiras 
no exterior (Instrugao 279, de 
10-9-64). ( 4 ) 

(3) Recentemente, por Resolugao do Banco Cen-
tral, foi extinto o deposit° compulsorio e o 
encargo financeiro. 

(4) As empresas que aderiram a Portaria Inter-
ministerial n.° 71, de 23-2-65, terao asses limi-
tes elevados para 100%. 
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— dotar de maior flexibilidade o re-
financiamento dos titulos cambia-
rios provenientes de exportag5es fi-
nanciadas de bens de capital e de 
consumo duravel para pagamento 
em moeda de livre conversibilidade. 
Pela Instrucao 278, de 10-9-64, as 
operacOes de prazo nao superior a 
360 dias, contados da data da ne-
gociagao corn o Banco do Brasil, 
poderao obter refinanciamento pa-
ra o valor total da parte financia-
da (no maxima 80% da operacao). 
Para as operagOes de prazo supe-
rior a 360 dias, a Carteira de Co-
mercio Exterior refinanciara a to-
talidade da parte financiada e 
amortizavel em 360 dias, assim co-
mo 75% do restante do financia-
mento. Quando o pagamento a vis-
ta fOr superior ao ninnero exigido 
de 20%, o refinanciamento da par-
cela liquidavel no periodo posterior 
aos 360 dias poderi ser superior a 
75% da parte financiada. 

— 0 Decreto n.° 54.105, que cria o 
Fundo de Democratizacao do Ca-
pital das Empresas, destinado a 
prover recursos de capital de giro 
as empresas industriais do Pais, 
dando, entretanto, prioridade ao fi-
nanciamento da producao de bens 
destinados a exportagao. 

— 0 Decreto n.° 53.982, que di prefe-
rencia aos contratos de importagao 
de pet/51e° bruto e derivados que, 
sem prejuizo de preco competitivo, 
prevejam e permitam a exportagao 
conseqUente de produtos manufa-
turados brasileiros selecionados pe-
la Comissao de Comercio Exterior. 

— A Instrugao n.0  284, que instituiu 
no sistema de comercio exterior do 
Pais, como norma, a modalidade de 
exportacao em consignagao para os 
produtos manufaturados brasileiros 
constantes das classes 6, 7 e 8 da 
Nomenclatura Brasileira de Mer-
cadorias, bem como outros a crite-
rio da CACEX. 

— A Lei n.0  4.678, de 16-6-65, que 
dispondo sabre o "Seguro de Cre- 

dito a Exportagao" tern por fim ga-
rantir as operac6es resultantes da 
exportagao a credito de mercado-
rias e servicos dos riscos corner-
ciais e dos riscos politicos e extra-
ordinarios. 

7. Disposicoes Relativas a Pequena e Me-
dia IndUstria 

A partir de maio de 1965, foram regu-
lamentadas as operag6es corn recursos do 
Emprestimo Para Assistencia a Pequena e 
Media Empresa, firmado entre o BNDE e 
o BID (US$ 27 milh6es). 0 financiamento 
corn esses recursos a realizado pelo BNDE, 
diretamente ou atraves de repasse a outras 
instituigOes de credit°. Sao esses recursos 
utilizados no financiamento de investimen-
tos em bens de ativo fixo, nacionais ou es-
trangeiros (importados), que se destinem 
instalag5o ou ampliacio de empresas de pe-
queno e medio porte. Contempla, outrossim, 
os servicos tecnicos relativos a elaboracao 
de projetos e ao aumento da produtividade 
das empresas beneficiadas. Para a sua exe-
cugao, foi criado, no BNDE, o Grupo Exe-
cutivo do Programa de Financiamento a Pe-
quena e Media Empresa (FIPEME), ao 
qual cabe determinar quais os setores de 
atividade serao considerados de maior re-
levancia para: o foment() da economia re-
gional; a formagao do Produto Interno; a 
melhoria do suprimento de bens de consu-
mo generico; a complementaga'o da ativida-
de industrial em setores instalados no Pais; 
a continuidade do processo de desenvolvi-
mento econOmico do Pais; a ampliagao ou 
manutengao de niveis de demanda interna 
para melhor utilizagao ou para a expansao 
da capacidade instalada no ramo de bens 
de produgan; e para ativar as exportacoes. 

Para atender a essas finalidades e para 
fins de conhecimento dos interessados, o 
Grupo elabora semestralmente a relagao dos 
setores que julgar enquadrados nos itens 
considerados relevantes e citados anterior-
mente. 

A caracterizacao de prioridade, dentro 
de cada setor, se fara basicamente com re-
ferenpia aos criterios correntemente adota-
dos pelo BNDE e as peculiaridades da eco-
nomia regional, levando-se em conta, tam-
bem, requisitos de rapidez na aplicagao do 
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emprestimo, bem como os efeitos alcanga-
dos pelas operagOes respectivas. 

Nessas operagOes de credit° serao co-
brados juros reais de 8% (oito por cento) 
ao ano e 0,5% (meio por cento) a titulo de 
Comissio de Fiscalizagao, ambas as taxas 
incidindo sabre os saldos devedores. Sabre 
o valor total do credit° a cobrada, ainda, 
uma taxa de 1% (urn por cento) a titulo de 
Comissao de Abertura. No caso de repasse 
a agencias de credit°, os juros reais cobra-
dos serao de 6% (seis por cento). 

Para o resgate das operagOes foi esta-
belecido o maxim° de 4 anos, neles estando 
incluido o periodo de carencia. 

Para os fins a. que se destinam, os re-
cursos provenientes do BID, emprestados 
pelo BNDE, nao deverao ultrapassar 50% 
no c5mputo global das invers5es. 

Visando o financiamento da elaboragao 
de projetos e da prestagao de assistencia 
tecnica, poderao ser destinados ate o eqiii-
valente a 5% do emprestimo do BID, desde 
que igual importancia seja tambem destina-
da aquele mesmo fim pelo BNDE e/ou ins-
tituigOes de credito intermediarias. 

As pequenas e medias empresas se vem, 
tambem, atendidas pelo Banco do Brasil 
S. A., atraves de sua Carteira de Credit° 
Agricola e Industrial, que tern utilizado re-
cursos recebidos da Agencia para o Desen-
volvimento Internacional — AID, mediante 
convenio. 

8. Promocito Estatal Direta Atraves de 
Empresas PUblicas ou Mistas 

A evolugao da economia brasileira, no 
modelo de desenvolvimento que ostentou, 
mereceu do Estado intervengao preponde-
rante, particularmente em relagao aos ser-
vigos basicos de infra-estrutura e ao setor 
industrial. 

Com efeito, a arrancada brasileira para 
o desenvolvimento esbarrou em alguns pro-
blemas fundamentais, entre os quais ci-
tam-se: 

a) — inexistencia de mercado privado 
de capitais suficientemente desen-
volvido; 

b) — necessidade de ativar setores bi-
sicos no curto prazo. 

Associados a estes dois fateres, alguns 
setores a desenvolver, pelas suns caracteris-
ticas intrinsecas, exigiam vultosos recursos, 
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em moeda national e estrangeira, para a 
sua implantacao em escala econOmicamente 
viavel, dada a elevada relagao capital-pro-
duto. Alem disso, tais setores ofereciam ta-
xa de remuneragao relativamente baixa e 
longo periodo de maturagao dos investimen-
tos, o que ainda mais afastava as possibili-
dades de inversOes privadas de monta. E o 
caso tipico dos servicos infra-estruturais co-
mo transportes e energia eletrica, em que 
o Poder PUblico no Brasil realizou direta-
mente investimentos macicos para atender 
as necessidades do desenvolvimento. Pelas 
mesmas raz5es, realizou o Estado — e ain-
da hoje realiza — vultosos investimentos no 
setor inchastria, por intermedio de empresas 
em que participa majoritariamente. Como 
principais empresas industriais do Estado, 
citam-se: 

— Petroleo Brasileiro S. A. — PETROBRAS 
— criada em 1954, pela Lei n. 0  2.004, que 
estabeleceu o monopOlio estatal do petrOleo 
(pesquisa, lavra, refinagao e transporte de 
petrOleo), operando em todo o territOrio 
brasileiro. A atuagao da PETROBRAS nes-
te campo permitiu que se atingisse a quase 
autosuficiencia em materia de refino e que 
se avancasse substancialmente em relagao 
a produgao de Oleo bruto. Recentemente, 
corn as pesquisas desenvolvidas no Nordes-
te do Brasil, descobriu a PETROBRAS dois 
novos campos de dimensOes apreciaveis, 
quais sejam os de CarmOpolis. no Estado de 
Sergipe, e o de Barreirinhas, no Estado do 
Maranhao. Tais campos, apOs serem desen-
volvidos, e considerando as estimativas de 
consumo de petrOleo no Brasil para o futu-
ro prOximo, deverao permitir, dentro de 7 
a 8 anos, eliminar, quase integralmente, a 
necessidade de importag5es de Oleo bruto. 
No campo da petroquimica, alem das uni-
dades ja em operagao, esta a PETROBRAS 
programando a execugao de imameros pro-
jetos (inversOes de US$ 130 milhOes). 

— Cia. Vale do Rio Doce — CVRD — esta 
empresa dedica-se a extragao de minerio 
de ferro no Estado de Minas Gerais, corn 
uma capacidade de extragao de cerca de 20 
milhOes de toneladas anuais. A maior par-
cela de sua producao mineira a destinada 
aos mercados externos. 

Dadas as limitagOes portuarias existen-
tes, que permitem exportar urn volume 
anual de apenas 7 milhOes de toneladas, a 
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CVRD esta concluindo a construcao do Por-
to de Tubarao, no Espirito Santo, um 
dos maiores e mais bem equipados portos 
especializados do mundo, que permitira, 
prO3dmamente, exportar mais de 20 milhOes 
de toneladas/ano. Vern a CVRD estudando, 
tambem, a implantagao de uma usina de 
pelotizacao, integrada a sua atividade de 
mineragao, para permitir o suprimento de 
mercados externos. 

— Cia de Altos Especiais Itabira — ACESI-
TA — e uma sociedade anOnima que tern 
como principal acionista (mais de 90% do 
capital social) o Banco do Brasil S. A.. A 
empresa dedica-se a produgdo de altos es-
peciais (altos carbono, altos ligados e altos 

— Cia. Siderfirgica Nacional — CSN — tra-
ta-se de sociedade anOnima corn participa-
ca.() majoritaria do Governo Federal, pio-
neira na produce:0 de altos comuns no Bra-
sil. Sua atual capacidade de producao a de 
1,4 milh5es de toneladas anuais (em termos 
de lingotes), estando programada a execucio 
de plano tendente a eleva-la para 2,5 mi-
lhOes de toneladas. 

— Cia. Sidertirgica Paulista — COSIPA 
—empresa cujo inicio de operacao se deu este 

ano, corn uma capacidade inicial de produ-
cao de 560 mil toneladas/ano (em termos 
de lingotes). Seus investimentos foram subs-
tancialmente financiados pelo BNDE, que 
é o seu principal acionista. A empresa de-
vera produzir, na etapa final, cerca de 2 mi-
lhOes de toneladas de ago por ano. 

— Usinas SiderOrgicas de Minas Gerais —
USIMINAS — inaugurada recentemente, 
corn uma capacidade inicial de producao de 
600 mil toneladas de ago/ano (em termos 
de lingotes), a USIMINAS tern a participa-
gAo de capitais brasileiros e japoneses. 0 
principal e mais importante acionista da 
empresa e o BNDE, e sua capacidade final 
de producao a estimada em 2 mill -16es de 
toneladas/ano (em termos de lingotes). 

Cia. Ferro e Ago de Vitoria — CFA — a 
CFA, presentemente, apenas realiza a lami-
flack) de lingotes recebidos de outras usi-
nas. Sua aciaria devera estar concluida em 
1970, quando podera produzir 500 mil t/ano 
de ago em termos de lingotes. A capacidade 
final de producao prevista a de 1 milhao  

de toneladas/ano. Tambem esta usina foi 
macicamente financiada pelo BNDE, que 
seu principal acionista. 

— Fabrica Nacional de Motores — FNM — 
pioneira, no Brasil, na fabricagao de vei-
culos automotores, produz caminhoes pesa-
dos e autornOveis de passeio. Alem de ter 
recebido ponderavel assistencia financeira 
do BNDE, a empresa recebeu recursos di-
retamente do Tesouro Nacional. 

— Cia. Nacional de Alcalis — CNA — tra-
ta-se da Unica empresa produtora de bar-
rilha no Brasil, operando uma febrica corn 
capacidade anual de producao de 100.000 t. 
A empresa, que tern o contrOle acionario do 
Governo Federal, recebeu vultosos recursos 
do BNDE para financiamento dos investi-
mentos realizados. 

9. Politica de Desenvolvimento Industrial 
de Canter Regional 

No sentido de reduzir as disparidades 
regionais, o "Programa de Age.° EconOmica 
do Governo" adotou varias medidas, tais 
camo incentivos fiscais aos investimentos 
privados e urn programa de aplicag5es de 
recursos governamentais nas areas menos 
desenvolvidas. 

0 "Programa de Investimentos 
cos" do Governo Federal, relativo ao ano 
de 1965, destinou para as regiOes compre-
endidas fora dos Estados de Sao Paulo, 
Guanabara, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
um montante eqiiivalente a 47% do total 
programado, sendo de ressaltar-se que os 
Estados beneficiados coin essa parcela 
arrecadam apenas 17% da receita tributaria 
da Uniao. 

Registre-se que medidas visando a 
redugao dos desequilibrios regionais ja ha 
algum tempo vinham sendo implementadas. 
Relevante, sobretudo, para a consecugio 
desse fim foi a criaggo da Superintenden-
cia do Desenvolvimento do Nordeste — 
SUDENE, em dezembro de 1959. Contava 
esse organ, para atender aos seus objetivos, 
corn recursos n5o inferiores a 2% da receita 
tributaria da Uniao, fixadas corn base naj 
Ultima arrecadacao apurada. Ao mesmol 
tempo, por dispositivo legal, dispunha de 
grande autonomia financeira. Por outro 
lado, a legislacao do Impost° sObre a Rends 
oferece as pessoas juridicas opgao de aplicar 
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50% do seu ImpOsto devido em empreendi-
mentos recomendados pela SUDENE. Com-
plementarmente, os Estados na area daquele 
ore° tern legislacao concedendo incentivos 
fiscais, de acOrdo corn criterios prOprios e 
corn prazos variaveis, a indristrias que se 
instalarem em seu territOrio. Como impor-
tante auxilio na politica de reducao dos 
desequilibrios da regiao nordeste, o Banco 
do Nordeste do Brasil atua na mesma area 
da SUDENE, proporcionando recursos para 
o financiamento de investimentos tendentes 
a elevar os niveis de renda e emprego na 
Regiao. Em 1954, pela Lei 1.806, de janeiro, 
criava-se a Superintendencia do Plano de 
Valorizacao EconOmica da Amazonia —
SPVEA, que para seu financiamento con-
tava, segundo dispostivo constitucional, corn 
3% da receita tributaria da Uniao, a serem 
aplicados, entre outros fins, no incremento 
da industrializaclo de materias-primas de 
producao regional. 

Em outras Regioes, influenciadas pelos 
resultados positivos obtidos pelo BNDE no 
ambito federal, foram fundados bancos 
estaduais de foment() industrial, ao mesmo 
tempo em que se estruturaram e foram 
colocados em operagio organismos piablicos, 
regionais e/ou estaduais, corn os objetivos 
de equacionar e solucionar os problemas 
pertinentes. 

9.1 Entidades Comprometidas corn o 
Desenvolvimento Regional 

0 Brasil, por ser dotado de extensao 
continental, apresenta regi8es em distintos 
estagios de desenvolvimento economico-
social, que experimentam, cada qual, taxa 
distinta de crescimento. A necessidade de 
eliminar ou reduzir os desniveis regionais 
tern levado as administracOes federal, 
inter-estaduais e estaduais a criarem 
orgaos especificamente destinados a tratar 
do problema. 

As principais entidades federais e inter-
estaduais comprometidas corn o desenvol-
vimento regional sao: 

I — Entidades de Planejamento e 
Assessoramento 

1) SPVEA — Superintendencia do 
Plano de Valorizacao EconOmica da Ama-
zOnia — Criada e regulamentada pela Lei  

n.° 1.806, de 6-1-53 e Decretos n.os 34.132, 
de 9-10-53; 51.731, de 21-2-63; e 52.149, de 
25-6-63, a SPVEA tern por finalidade a 
elaboracio do Plano de Valorizacao Eco-
nOmica da Amazonia (promover o desen-
volvimento da producao agricola, aproveita-
mento dos recursos minerais e o desenvol-
vimento do sistema de credit° bancario; 
estabelecer politica demografica e energe-
tica; fomentar a producao animal, o desen-
volvimento das relaciies comerciais corn os 
mercados consumidores e abastecedores; e 
manter urn programa de pesquisas geogra-
ficas e naturais, tecnolOgicas e sociais e de 
incentivo ao capital privado). 

Sua area de agao compreende a Regiao 
Norte do Brasil (Estados do Amazonas, 
Para, Acre e TerritOrios), grande parte do 
Estado do Maranhao e parte setentrional 
dos Estados de Mato Grosso e Goias, que 
representam, no total, 59,4% da area do 
Brasil. 

2) SUDENE — Superintendencia do 
Desenvolvimento do Nordeste — Criada e 
regulamentada pela Lei n.° 3.692, de 
15-12-59 e Decreto n.° 47.890, de 9-3-60, a 
SUDENE tern por objetivos: estudar e 
propor diretrizes para o desenvolvimento do 
Nordeste; supervisionar, coordenar e contro-
lar a elaboragdo e exec-riga° de projetos a 
cargo de Orgaos federais na Regiao e que 
se relacionem especificamente corn o seu 
desenvolvimento; executar diretamente ou 
mediante convenio, acOrdo ou contrato, os 
projetos relativos ao desenvolvimento do 
Nordeste que the fOrem atribuidos, nos 
termos da legislagao em vigor; e coordenar 
programas de assistencia tecnica, nacional 
ou estrangeira, ao Nordeste. 

A area de atuagao da SUDENE com-
preende tOda a Regiao Nordeste (Estados 
do Maranhao, Piaui, Ceara, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Paraiba, Alagoas, Ser-
gipe, Bahia), e uma parte do Estado de 
Minas Gerais que se encontra compreendida 
no chamado "Poligono das Secas". 

3) DNOCS — Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas 	Criado, ini- 
cialmente, em 1909, sob a denominacao de 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 
(IFOCS), veio, mais tarde, a transformar-
se no atual DNOCS, pelas Leis n.° 1.348, 
de 10-2-51, e 4.229, de 1-6-63 e Decreto 
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n.0  20.284, de 28-12-45. A finalidade pre-
cipua deste Departamento é o combate aos 
efeitos das secas periedicas que assolam o 
Nordeste do Brasil. Entre as suas atividades 
principals destacam-se a construcao de 
agudes, rodovias, canais de irrigacao, insta-
lacao de rede de energia eletrica e abasteci-
mento d'agua. Embora opere principalmen-
te no Nordeste (Poligono das Secas), o seu 
campo de agao nao se limita a esta Regiao. 

4) CVSF — Comissio do Vale do Sao 
Francisco — A instituigao da CVSF resultou 
da preocupacao por parte das autoridades 
federais corn o problema da reg-ularizagao 
da bacia do Rio Sao Francisco — a terceira 
bacia hidrografica do Pais —, a fim de 
permitir o aproveitamento econamico de 
uma vasta regiao (Estados de Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe). 
Embora a Constituigao de 1946 houvesse 
previsto a sua concretizagao, determinando-
lhe os recursos e area de atuacao, somente 
em dezembro de 1950 a Comissao entrou 
efetivamente em operagao e apOs varios 
estudos da regiao, visando a regularizacao 
do regime de Aguas dos rios que a atra-
vessam, fixagio do fator human na area 
e tudo o mais que dal pudesse derivar, 
surgiu o seu primeiro Plano Geral que pre-
tendia tratar de problemas de energia el& 
trica, transportes, irrigacao, drenagem, 
saUde, desenvolvimento cultural, etc. 

Dentre as realizacoes da CVSF sobressai 
a barragem de Tres Marias, que tern como 
principal objetivo o contrOle do rio Sao 
Francisco. Alem desses propOsitos, muitos 
outros beneficios se ligam a conclusao da 
barragem, tais como: controle das enchentes, 
irrigagao em larga escala e produgao de 
energia eletrica. A regularizagao do rio Sao 
Francisco permitira a navegagao entre Pira-
pora, no Estado de Minas Gerais, e Jua-
zeiro, no Estado da Bahia (1.370 km). 

A CVSF a regida e regulamentada pelas 
Leis 541 e 2.599, de 15-12-48 e 13-9-55, res-
pectivamente, e Decretos Nos  29.807, 38.969, 
40.165/6 e 42.335, de respectivamente 
25-7-51, 4-4-56, 18-10-56 e 26-9-57. 

5) SPVERFSP  —  Superintendeneia do 
Plano de Valorizacao da Regiao da Frontei-
ra Sudoeste do Pais — Instituida e regu-
lamentada pela Lei 2.976, de 28-11-56, e 
Decreto 47.625, de 15-1-60, a SPVERFSP  

tern como finalidade principal promover a 
elevagao do padrao-de-vida da populagao 
da regiao em que atua e de integra-la na 
economia national, mediante atividades 
concernentes a educagao e cultura, saUde, 
valorizacao da terra, incremento da pro-
dugao, expansao das vias de comunicagao, 
abastecimento, industrializagao, eletrifica-
ca.°, pesquisas e exploragio em geral. 

0 Plano de Valorizacao EconOmica da 
Regiao da Fronteira Sudoeste do Pais, 
consoante dispositivo legal, sera executado 
durante 20 anos, em quatro programas 
qiiinqiienais e abrangera o desenvolvimento 
sistematico de medidas, servigos, obras e 
empreendimentos, a serem realizados na 
Regiao pelos diversos Departamentos do 
Govern° Federal, nos limites da competen-
cia da Uniao e sem prejuizo do que couber, 
segundo a Constituicao, as administrag5es 
estaduais e municipais. 0 Orgao, corn sede 
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua 
junto a initmeros municipios dos Estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Parana e Mato Grosso. 

6) CODECO — Comissio de Desen-
volvimento do Centro-Oeste — Embora 
criada pelo Decreto n. 0  50.741, de 7-6-61, 
corn a incumbencia de elaborar o diagnos-
tico preliminar da regiao; preparar e en-
caminhar ao Presidente da Republica sub-
sidios para o projeto de Lei que criara a 
Superintendencia do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste; formular, corn base nos tra-
bathos tecnicos da Secretaria-Executiva as 
diretrizes da Politica de Desenvolvimento 
Regional; propor ao Presidente da Repit-
blica, aos Ministros de Estado e aos diri-
gentes de Orgaos nao-ministeriais subordi-
nados a Presidencia da RepUblica, a adogao 
de medidas tendentes a facilitar ou acelerar 
a execugao de programas, projetos e obras. 
inclusive em curso, bem como a fixagao de 
normas para a sua elaboragao; opinar slibre 
a elaboragao e execugao de projetos a cargo 
do Govern° Federal na Regiao; e aprovar 
a aplicagao dos recursos financeiros que 
forem postos a sua disposigao, — a 
CODECO ainda nao se instalou de fato. 0 
seu campo de acao compreende os Estados 
de Mato Grosso e Goias. 

7) CODESUL — Conselho de Desen-
volvimento do Extremo-Sul — Criado por 
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iniciativa dos Governos do Parana, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, o CODESUL 
atua em estreita cooperagao corn o BRDE --
Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul, tracando as diretrizes gerais 
da politica e programa*, econOmica da 
Regiao. A sua presidencia a exercida pelo 
sistema de rodizio, cujo mandato é de urn 
ano, entre os Governadores dos Estados-
membros. 

financiamento, mediante penhor mercantil, 
dos produtos da regiao ate o limite maximo 
de 80% de seu valor comercial, ou de prep 
minimo, oficialmente baixado; construcao e 
instalagao de armazens nos centros de coleta 
e distribuicgo e de usinas de beneficiamento 
e industrializacao de produtos da regiao, e 
que concorram para o desenvolvimento e 
estabilidade da producao agro-pecuaria; 
desenvolvimento e criacao de indOstrias, 
inclusive artesanais e domesticas, que apro-
veitem materias-primas locais, que ocupem 
corn maior produtividade as populagOes ou 
que sejam essenciais a elevagao dos seus 
niveis de consumo essencial, no Poligono 
das Secas. 

3) BRDE — Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo-Sul — Fundado 
por iniciativa dos Governos dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Parana e Santa Cata-
rina, a 21 de dezembro de 1961, o BRDE 

uma autarquia interestadual de carater 
econOmico. Seu objetivo fundamental é 
promover o desenvolvimento da Regiao Ex-
tremo-Sul do Pais, em consonancia corn as 
diretrizes gerais. tragadas pelo CODESUL. 
O BRDE coopera corn o Conselho na pro-
gramagao econOmica da Regiao, na sistema-
tizacao de uma politica econOmica regional, 
bem como no estudo das medidas e no examc 
das tendencias conjunturais. Constituem 
recursos do Banco o seu capital, o resultado 
de suas operagOes, 1% da receita tributaria 
dos Estados-membros e o Fundo de Investi-
mentos da Pecuaria (Lei 4.683). 

Alem dos Orgaos acima citados, podem 
ser relacionados, ainda, os seguintes: CAT 
— Comissao de Assuntos Territoriais; 
INPA — Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazonia; SNAPP — Servigo de Navegagio 
da Amazonia e Administracao do POrto do 
Para; CIVAT — Comissao Interestadual dos 
Vales do Araguaia e Tocantins; e CIBPU —
Comissao Interestadual da Bacia Parana-
Uruguai. 

0 desenvolvimento regional, nao apenas 
como uma das preocupagoes do Govern° 
Federal, mas tambem dos Estados, sOmente 
recentemente tomou corpo no Brasil, isto é, 
nos anos 50. Desde entao, tern surgido  inu-
meros organismos destinados a promover o 
desenvolvimento regional e estadual, tais 
como: 

  

II — Bancos Oficiais 

 

1) BCA — Banco de Credit° da Ama- 
• - Sob a denominacio inicial de Banco 
de Credit° da Borracha S. A., que era menos 
urn Banco de uma Regiao do que o de urn 
produto, se bem que esse produto fOsse a 
base econOmica daquela Regiao, surgiu o 
BCA, cujos objetivos sac, os de realizar ope-
ragoes bancarias relacionadas, direta ou in-
diretamente, corn as atividades industriais, 
comerciais e produtoras da Regiao Ama-
zOnia e as concernentes ao comercio e in-
dustrializacio da borracha no territOrio bra-
sileiro. A area de atuagao do BCA, que é 
regido pela Lei n.0  1.184, de 30-8-50 e De-
cretos n.os 4.451, de 9-7-42 e 4.841, de 
17-10-42, se identifica corn a da SPVEA. 
Alem do capital prOprio e reservas, o BCA 
conta corn 0,003% da Receita Tributaria da 
Lingo, que a vinculada ao Fundo de Fo-
mento a Producao. 

2) BNB — Banco do Nordeste do 
Brasil — Tratando-se de entidade destinada 
a promover o desenvolvimento da Regiao 
Nordeste, o BNB difere dos organismos 
comuns de credit°. A sua criagao data de 
19-7-52, ocasiao em que foi sancionada a 
Lei 1.649, que the atribuiu a finalidade pre-
cipua de prestar assistencia, mediante em-
prestimos, a empreendimentos de miter 
produtivo, na area do Poligono das Secas. 
Sua legislagao explicita as destinacoes que 
devem tomar os seus emprestimos e finan-
ciamentos, cabendo destacar, dentre elas, as 
seguintes: aquisicao ou construcao de silos 
e construcao de armazens nas fazendas; 
aquisicao ou reforma de equipamentos e 
miquinas agricolas ou industriais e aquisi-
cao de reprodutores e animais de trabalho; 
producao de energia eletrica; financiamento 
de safras agricolas em geral, de preferencia 
por intermedio de cooperativas agricolas; 
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I — Entidades Estaduais de 
Assessoramento, Planejamento e Informacao 

Amazonas — CODEAMA — Comissao de 
Desenvolvimento EconOmico do Estado do 
Amazonas; 
Para — CONDEPA — Conselho de Desen-
volvimento do Para; 
Maranhao — COPEMA — Comissao de 
Planejamento EconOmico do Maranhao; 
Piaui — CODESE — Comissao de Desen-
volvimento EconOmico do Piaui; 
Ceara — SUDEC — Superintendencia do 
Desenvolvimento EconOmico e Cultural; 
Rio Grande do Norte — CED — Comissao 
Estadual de Desenvolvimento; APPC — 
Assessoria de Planejamento, Coordenagao e 
Controle do Estado; 
Paraiba — CED — Conselho Estadual de 
Desenvolvimento; 
Pernambuco — CONDEPE — Conselho de 
Desenvolvimento EconOmico de Pernam-
buco; 
Alagoas — CODEAL — Cia. de Desenvol-
vimento Economic° de Alagoas; 
Sergipe — CONDESE — Conselho de De-
senvolvimento Economic° de Sergipe; 
Bahia — CPE — Comissao•de Planejamento 
EconOmico; 
CDI — Conselho de Desenvolvimento In-
dustrial; 
Espirito Santo — Secretaria sem Pasta do 
Planej amento; 
Rio de Janeiro — CADEC — Carteira de 
Desenvolvimento EconOmico do Estado; 
CEPLAN — Comissao Central de Plane-
jamento e Coordenagao; 
Minas Gerais — Secretaria de Desenvol-
vimento; 
Guanabara — Secretaria de Economia; 
Sao Paulo — SEP — Servigo Estadual de 
Planej amento; 
Santa Catarina — PLAMEG — Coordena-
gao dos Pianos de Metas Estaduais; 
Rio Grande do Sul — CDE — Conselho 
de Desenvolvimento do Estado; 
Mato Grosso — PLAMAT — Conselho Es-
tadual de Planejamento; 
Goias — Secretaria de Planejamento e Co-
ordenagao de Goias. 

II 	Entidades Crediticias Estaduais 

Amazonas — BEA — Banco do Estado do 
Amazonas; 

Para — BEP — Banco do Estado do Para; 
PROPASA — Sociedade de Economia Mista 
Progresso do Para; 
Maranhao — Banco do Estado do Maranhao; 
DEMAR — Fundo de Desenvolvimento do 
Maranhao; 
Piaui — Banco Comercial e Agricola do 
Piaui; 
Ceara — Banco do Estado do Ceara; 
CODEC — Cia. de Desenvolvimento Eco-
nOmico do Ceara; 
Rio Grande do Norte — Banco do Rio 
Grande do Norte S. A.; 
Paraiba — Banco do Estado da Paraiba; 
FRAGRIN — Fundo de Desenvolvimento 
Agricola e Industrial; 
Pernambuco — Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Pernambuco; 
Alagoas — Banco da Produggo de Alagoas; 
CODEAL — Cia. de Desenvolvimento Eco-
nomic° de Alagoas; 
Sergipe — Banco de Fomento Economic° 
de Sergipe; 
Bahia — Banco de Fomento EconOmico da 
Bahia; 
FUNDAGRO — Fundo de Desenvolvimento 
Agricola e Industrial; 
Espirito Santo — Banco de Credit° Agricola 
do Espirito Santo; 
Rio de Janeiro — Banco do Estado do Rio 
de Janeiro; 
Minas Gerais — BDMG — Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais; 
COFIMIG — Cia. de Credit° e Financia-
mento de Minas Gerais; 
Guanabara — COPEG — Cia. Progresso do 
Estado da Guanabara; 
BEG — Banco do Estado da Guanabara; 
S5o Paulo — Banco do Estado de Sao Paulo; 
Parana — Banco do Estado do Parana; 
CODEPAR — Cia. de Desenvolvimento 
EconOmico do Parana; 
Santa Catarina — Banco de Desenvolvi-
mento do Estado de Santa Catarina; 
Rio Grande do Sul — Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul; 
MOCASA — Mobilizadora de Capitais S. A.; 
Mato Grosso — Banco do Estado de Mato 
Grosso; 
Goias — Banco do Estado de Goias. 

9.2 Facilidades Fiscais Concedidas 

Conforme se verificou anteriormente, 
tanto o Govern° Federal como o dos Es- 
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tados, em busca de urn maior nivelamento 
da renda das diversas regiOes e Estados do 
Pais, tem procurado seguir uma politica de 
programacao do desenvolvimento economi-
co, bem assim do seu financiamento atraves 
de concessao de credit° diretamente as 
empresas privadas. No entanto, os incentivos 
concedidos nao se limitam apenas a uma 
simples operagao de credito. Alem dos 
estimulos para elaboragao de projetos tecni-
cos, estudos e assistencia aos empresarios, 
atraves dos Orgaos de planejamento ou 
assessoramento, os Governos Federal e Es-
taduais oferecem isencEies fiscais. Assim, 
o Governo Federal, atraves do art. 34 da 
Lei n.° 3.995/61, considerando que a Regiao 
Nordeste abriga urn tergo da populacao do 
Pais e que o seu desenvolvimento nao vem 
acompanhando o mesmo ritmo experimen-
tado pela ecorzomia nacional, facultou as 
pessoas juridicas de capital totalmente nacio-
nal a efetuarem a deducao de ate 50% do 
ImpOsto de Renda devido em cada exer-
cicio, desde que essa importancia venha a 
ser aplicada em inclustrias localizadas (ou 
que venham a localizar-se) na Regiao e 
consideradas pela SUDENE de interesse 
para o desenvolvimento do Nordeste. Pela 
Lei 4.216/63, o Governo Federal estendeu 
a Regiao AmazOnica os beneficios outorgados 
ao Nordeste, desde que a aplicacao seja em 
atividades consideradas pela SPVEA de 
interesse para o desenvolvimento da Regiao 
AmazOnica. 

A politica de promocao economica, 
atraves das isenceies fiscais, tem sido a 
tonica adotada pelas administraciies esta-
duals e municipais. A maioria dos Estados 
brasileiros adota legislagao que beneficia a 
implantagao de inclustrias novas e pioneiras 
que aproveitam materias-primas locais e 
regionals. 

Objetivando captar recursos das regiiies 
mais desenvolvidas (Sudeste e Sul), os 
Estados e Municipios compreendidos nas 
regioes subdesenvolvidas do Pais (Norte, 
4olordeste e Centro-Oeste) oferecem as ativi-
dades prioritarias isencoes tributarias de ate 
100% e por urn periodo de ate 15 anos. Estas 
facilidades nao raras vezes acarretam com-
petigOes interestaduais e mesmo inter-mu-
nicipais e freqiientemente distorcem as van-
tagens locacionais,alem de sobrecarregarem 
o respectivo erario. 

A fim de disciplinar e coordenar os 
Organismos Regionais da esfera Federal, o 
Governo, pela Lei 4.344, de 21-6-64 e 
Decreto n.° 54.026, de 17-7-64, criou e 
definiu as atribuicoes do Ministerio Extra-
ordinario para Coordenagao dos Organismos 
Regionais. 

10. Politica de Desenvolvimento dos 
Setores Infra-estruturais 

0 reaparelhamento e ampliacao dos 
diferentes meios de transporte foi sempre 
objetivo destacado em todos os plans de 
desenvolvimento brasileiro. A g r ande 
extensao territorial, somada a necessidade 
de se aproximar os diferentes mercados, 
forcavam uma atitude decidida do Governo 
nesse setor. A Comissao Mista Brasil-Estados 
Unidos coube a elaboracao do primeiro e 
mais amplo programa para atender aos 
varios sistemas nacionais de transporte. 
Criados o Fundo do Reaparelhamento Eco- 
• e o Banco Nacional do Desenvol- 
vimento Econamico (BNDE), dispensou este, 
nos seus primeiros anos de atividade, tra-
tamento preferential ao setor de transportes, 
principalmente o ferroviario. 0 Banco, no 
periodo de 1952/57, vinculou a projetos fer-
roviarios cerca de 50% do valor global de 
suas operagoes em moeda nacional. A par-
ticipacao do BNDE no financiamento dos 
outros meios de transportes foi relativa-
mente modesta, visto que os mesmos contam 
corn outras fontes de financiamento razoa-
velmente patentes. A partir de 1957, corn a 
criagio da Rede Ferroviaria Federal S/A e 
o fortalecimento dos recursos pirblicos des-
tinados especificamente a custear investi-
mentos dos servicos de transporte, desobri-
gou-se o BNDE do financiamento do reapa-
relhamento deste setor. 

No que tange aos Portos e a Navegagao 
Hidroviaria, contam estes corn os recursos 
especificamente destinados a atende-los, 
como sejam o Fundo Portuario Nacional e 
o Fundo de Marinha Mercante. 0 primeiro, 
para a manutencao e ampliagao dos portos, 
e o segundo para o financiamento da compra 
e manutencao de navios. Foi estabelecida 
uma politica de incentivo a indirstria naval 
corn construcao de navios de grande 
tonelagem. 

Quanto ao transporte rodoviario, esti-
mulado pela deficiencia nos transportes hi- 
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droviario e ferroviario, e devido a abertura 
de novas rodovias, recuperagao das existen-
tes, assim como a pavimentagao das prin-
cipais vias de acesso aos grandes mercados 
e a consolidacao das rodovias de penetracao, 
dentro do Plano de Viacao Nacional, apre-
sentou urn rapid° crescimento, espelhado, 
inclusive, no aumento da frota de veiculos. 
Esse ultimo fato tambem resultou, em larga 
medida, do trabalho da industria automobi-
listica nacional, da pequena concentracao 
exigida de capitais para a formacao de em-
presas de transporte rodoviario e da decor-
rente ampliagao do nilmero destas. Contain 
os transportes rodoviario e ferroviario corn 
a receita proveniente do Impost° trnico 
sObre CombustIveis e Lubrificantes, o qual 

distribuido entre os dois setores e admi-
nistrado, respectivamente, pelo Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER) e a Rede Ferroviaria Federal S/A. 
A parcela do Impost° que cabe ao trans-
porte rodoviario compOe o Fundo Rodoviario 
Nacional. 

Resta lembrar, finalmente, que no 
campo aeroviario o desenvolvimento expe-
rimentado pela aviagao comercial brasileira 
foi bastante expressivo. Gracas ao tratamen-
to especial que the foi dispensado pelo Go-
vern° Federal, tornou-se possivel a incor-
poragao de aeronaves modernas e o equi-
pamento dos aeroportos corn apareihos de 
protecao ao vOo e a construcio de pistas 
para o pouso de avioes de maior porte e 
velocidade e a extensao ou criacao de 
linhas. As grandes distancias que separam 
as regioes brasileiras, a par da deficiencia 
dos demais meios de transportes, sao motivo 
suficiente para que o Govern() se preocupe 
em atuar de maneira decidida neste setor. 

Mas a acao do Govern() no setor trans-
portes nao se verificou sOmente atraves da 
criacao de condicoes infra-estruturais me-
diante acao direta na execucAo de investi-
mentos que favorecem a expansao do setor 
pela iniciativa privada, como tambem por 
meio de financiamentos, avais prestados, 
ajuda tecnica fornecida, incentivos fiscais, 
etc. 

No campo da Energia Eletrica, tornou-
se inevitavel a participagao do Govern° Fe-
deral no atendimento da demanda potencial 
sempre crescente no processo desencadeado 
de desenvolvimento da economia. As Mime- 

ras quedas d'agua de grande potencial ener-
getic° exigiam para seu aproveitamento que 
se recorresse a empreendimentos de grande 
vulto financeiro e longo periodo de matu-
raga°. Os empreendimentos nao ofereciam 
atrativo a iniciativa privada e passaram a 
ser atendidos pela acao direta do Govern°. 
Ate entao, as usinas geradoras eram de 
pequeno porte e de ambito municipal. A 
demanda sempre crescente de energia, con-
jugada as repercussoes que se fariam sentir 
no processo do desenvolvimento, levaram o 
Govern° a elaborar pianos isolados e a 
pensar em termos regionais no que diz res-
peito a sua producao e transmissao. Para 
mobilizar os recursos financeiros necessarios, 
criou-se o Fundo Federal de Eletrificacao, 
sustentado, principalmente, por um Impost° 
iJnico sObre Energia Eletrica, complementa-
do corn Fundos estaduais para o mesmo 
fim. Entretanto, alguns vicios na estrutura 
das fontes de receita fizeram corn que suas 
disponibilidades financeiras se tornassem 
rapidamente acanhadas ante as necessidades 
requeridas pelos projetos do setor. Uma vez 
mais, o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° foi a entidade propiciadora da 
excucao dos citados projetos, de vez que 
o setor de energia eletrica foi considerado 
prioritario para fins de financiamento e 
concessao de garantias. Tornando-se, a 
partir de 1956, o depositario e administra-
dor do Fundo Federal de Eletrificagao, o 
BNDE passou a contar corn mais esta fonte 
de recursos para aplicacao no setor. Poste-
riormente, coin a finalidade de centralizar 
em um so Orgao Vida a politica que diz 
respeito ao setor energia eletrica, foi criada, 
pela Lei n.0  3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
a empresa estatal Centrais Eletricas Brasi-
leiras — ELETROBRAS, a qual foram trans-
feridos os recursos do Fundo Federal de 
Eletrificagao. Convem, outrossim, mencio-
nar o apoio dado a construcao de usinas 
termoeletricas na Regiao Sul do Pais, que,  
constituida de extensas planicies e corn 
carvao mineral em disponibilidade, poderia 
meihor aproveitar estes ao inves dos cursos 
d'agua. 

Varios foram os estudos feitos coin 
respeito ao setor energia eletrica, merecen 
do destaque os da Comissao Mista Brasil- 1  
Estados Unidos (1952); do Plano Nacional 
de Eletrificagao (1954); do CEPAL/BNDE 
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(1955); e CEPAL, apresentado a Conferen-
cia de Bogota em 1955 e em que foi adotado 
metodo diferente do anterior. Embora os 
referidos estudos tenham sido elaborados de 
forma independente, adotando tecnicas 
tambem diferentes, chegaram a conclusao de 
que a taxa de crescimento da potencia ins-
talada deveria situar-se em torn de 10% 
ao ano, cumulativamente. 

Se, no ambito nacional, as necessidades 
de consumo de energia eletrica pudessem 
estar em equilibrio corn a capacidade de 
geracao, o mesmo poderia nao ocorrer re-
gionalmente, o que, corn freqiiencia, era 
constante. 0 Govern Federal foi, assim, 
induzido a corrigir este desequilibrio, bem 
como a interligar os diferentes sistemas de 
geragio e distribuigao existentes. Cabe lem-
brar que absorvendo o .setor de energia ele-
trica enorme massa de recursos, limitava 
as aplicag5es por parte do Govern° Federal 
em outros setores, os quais exigiam, por 
sua importancia para o desenvolvimento, 
agao mais intensa e vigorosa. Assim, pro-
curou o Govern° Central criar meios para 
atrair a participagao da iniciativa privada 
atraves da criagao de incentivos, principal-
mente no que diz respeito A remuneragao 
do capital. 

A partir de 1964, corn o "Programa de 
Aga° do Governo", se estabeleceu como 
prioritarios os investimentos publicos desti-
nados a criagio de economias externas nas 
areas subdesenvolvidas. 

11. Servicos de Produtividade e Extensa° 
Industrial 

O organismo encarregado de divulger, 
no Brasil, a ideia da produtividade e o 
CENPI — Centro Nacional de Produtivi-
dade da Indirstria, de agao bastante restrita, 
vez que a urn simples departamento da 
Confederagao Nacional da Indirstria. 0 
CENPI nao tern autonomia nem verbas pro-
prias e, igualmente, nao tem condigiies efe-
tivas para desenvolver urn programa em 
profundidade, visando divulgar a ideia da 
produtividade. 

O CENPI, como orgao central, tern 
fungiies normativas e de coordenagao, e pro-
cura divulgar, no meio brasileiro, a ideia 
da produtividade na industria, atraves de 
vinte Centros Estaduais de Produtividade 
Industrial — CEPIs, os quais por sua vez  

estao subordinados, em cada Estado, a Fe-
deragao da Inchastria local. Do mesmo modo 
que o Orgao Central, os CEPIs disp5em de 
reduzidos recursos financeiros (Cr$ 300 mil/ 
mes). Nao podendo prestar efetiva assisten-
cia a inchastria, promovem cursos tipo TWI, 
obtendo, assim, receita adicional. 

0 CENPI, nos seus seis anos de expe-
riencia, teve a seguinte atuagao: 

a) organizou dois Seminarios de reper-
cussao nacional, fora do Rio de Janeiro, 
cujos anais registram trabalhos e reco-
mendagoes notaveis. Tais trabalhos nao 
tiveram a indispensavel efetividade pela 
falta de receptividade e sensibilizagao 
das classes produtoras e dos poderes 
palicos; 

b) realizou 15 Seminfirios de Impacto em 
varios pontos do Pais, corn a partici-
pagao de tecnicos norte-americanos. Tal 
realizagio contou corn a ajuda da Agen-
cia para o Desenvolvimento Internacio-
nal-AID, mediante convenios anuais que 
se vem renovando desde 1962; 

c) na perthltima etapa do convenio AID/ 
CENPI realizou-se, em seis fabricas de-
signadas pilot°, demonstragao de tec-
nica de melhoria de produtividade. Os 
resultados foram Gs melhores, pois que 
atingiram aumentos de 50% e mais na 
produgao, sem novos investimentos e 
sem aumento da mao-de-obra empre-
gada; 

d) presentemente, no periodo de vigencia 
do Convenio corn a USAID, estao pro-
gramados os servigos de nove tecnicos 
norte-americanos que deverao prestar 
assistencia a cinco empresas, cada uma 
durante seis meses. 

0 trabalho desses tecnicos a coorde-
nado pelo CEPI local que procura, dentro 
de suas possibilidades, fazer corn que as 
empresas e sindicatos se beneficiem do 
programa executado. 

Alem do CENPI existem no Pais ativi-
dades desenvolvidas isoladamente, no sen-
tido de melhorar a produtividade. Sob este 
aspecto convem citar os programas ja em 
andamento nos Institutos de Administragao 
e Gerencia da Pontificia Universidade Ca-
tolica do Rio de Janeiro e da Fundacao 
Getirlio Vargas, os trabalhos do IDORT, as 
iniciativas do "Management Center do Bra- 
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sil", os projetos ja realizados pela Corn-
panhia Progresso do Estado da Guanabara 
— COPEG e pelo Banco do Estado da 
Guanabara, bem assim os cursos do Gremio 
Estadual de Produtividade Industrial — 
GEPI, da Escola de Engenharia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. 

As manifestag5es tendentes a divulgar 
e mesmo proporcionar melhoria dos niveis 
de produtividade na inclustria brasileira sao 
assim bastante incipientes. Os Orgaos que, 
direta ou indiretamente, vem trabalhando 
neste setor nao dispOem de recursos em 
montante suficiente. No caso do CENPI, por 
exemplo, limita-se apenas ao pagamento do 
aluguel do escritorio, custeio de urn warner° 
bem restrito de gastos, e auxilio de Cr$ 300 
mil mensais a cada Centro Estadual. 0 
mesmo pode-se afirmar dos demais orgaos 
que tratam do assunto. 

A despeito de tudo quanto se disse 
anteriormente, ha, no momento, urn movi-
mento na Confederagao Nacional da 
tria para obter do Govern° Federal a criagao 
de urn centro nacional que seria o "Centro 
Brasileiro de Produtividade", que teria 
fur-10es identicas as desempenhadas em 
outros paises pelos "Centros Nacionais de 
Produtividade". 

Convem referir, por fim, ao treinamen-
to de pessoal para a indirstria. Apesar dessa 
atividade ser ainda pouco desenvolvida, se 
comparada as necessidades brasileiras, o es-
forgo ate aqui realizado assume papel de 
destaque. Com  efeito, o Service Nacional de 
Aprendizagem Industrial — SENAI, orgao 
vinculado a Confederagao Nacional da In-
&Istria, mantem inumeras escolas de grau 
medio ern todo o Pais, visando principal-
mente formar quadros tecnicos para a in-
&Istria. Alem dessas, outras escolas profis-
sionais vem funcionando, ligadas ao Minis-
terio da Educagao e Cultura e as Secreta-
rial Elstaduais de Educagao. 

12. Investigagio Tecnologica 
Com o propOsito de suprir a falta de 

normas tecnicas prOprias e a inexistencia 
de "engineering" nacional, capacitado para 
elaboragao de projetos, corn base nas con-
digOes vigentes e nas caracteristicas da in-
&Istria local, propiciando a colocagao de 
encomendas no territOrio nacional, princi-
palmente no que concerne a inthistria pe-
sada, conta-se no Brasil corn a colaboragao  

da Associagao Brasileira de Normas Tecni-
cas — ABNT e corn a da Associagao Bra-
sileira para o Desenvolvimento das Indirs-
trias de Base — ABDIB. Estas entidades, 
de carater privado, tern auxiliado na intro-
dugao e difusao da padronizagao, bem como 
do contrOle da qualidade, e exercem parte 
ativa quando em cooperacao com os Gru-
pos Executivos, criados para auxiliar o Go-
verno na politica de industrializagao. As 
medidas preconizadas por tais entidades se 
vem adotadas pelas empresas estatais e pa-
ra-estatais por fOrga de dispositivo legal, e 
pelas empresas privadas em virtude do mer-
cado que representam as empresas do Go-
verno, bem como pelo aumento de produti-
vidade decorrente da obediencia as normas 
estabelecidas. A par dessas entidades de Ca-
rater geral, existem as que atuam corn fins 
especificos como por exemplo a Cia. Brasi-
leira de Projetos Industriais, subsidiaria da 
Cia. Sideriugica Nacional, e que foi colo-
cada a disposigao de tOdas as empresas na-
cionais no setor sideriirgico e em outros se-
tores industriais para elaboracao de proje-
tos tecnicos. Da mesma forma, tem-se o 
Instituto Brasileiro de Petroleo, que se 
preocupa corn o problema da normalizacao 
da produgao de equipamentos para a incIds-
tria do petroleo, e o Instituto Brasileiro de 
Siderurgia, que pretende assistir tecnica-
mente a indirstria. 

Em 29 de maio de 1964, no ambito do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
nomico — BNDE, foi criado um fundo espe-
cial, o chamado Fundo de Desenvolvimento 
Tecnico-Cientifico, administrado pelo Ban-
co. Conta o referido Fundo corn recursos 
normais do BNDE e e constituido de uma 
parte fixa, no total de Cr$ 5 bilh5es, a ser 
atingida em 4 anos, a partir de 1964, e de 
uma parcela variavel, que sera constituida, 
a partir do exercicio de 1968, inclusive, de 
recursos eqiiivalentes a 1% (urn por cento) 
do valor total anual do saldo operational do 
Adicional do Impost° de Renda. Os recur-
sos do Fundo tern a seguinte destinacao: 

I — 40% (quarenta por cento) para a 
manutengao de Cursos de Pos-Graduagio 
para a formagao de Meshes em Ciencia e 
Doutares em Ciencia nos seguintes campos: 
fisica, quimica e engenharia quimica, enge-
nharia metallirgica, engenharia mecanica, 
engenharia da eletricidade. 
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II — 60% (sessenta por cento) para 
pesquisas tecnico-cientificas, entendendo-se 
como tal os programas, projetos-pil8to e ex-
perimentagaes no campo das inclUstrias bi-
sicas, que tenham por objetivo: facilitar e 
orientar a absorggio de inovagoes tecnolOgi-
cas pela indUstria nacional; adaptar, ajustar 
e condicionar processos e tecnicas de pro-
duck industrial ao estagio de desenvolvi-
mento e as peculiaridades da economia na-
cional; desenvolver e aperfeigoar processos 
e tecnicas de produgao industrial conducen-
tes ao aproveitamento intensivo da conste-
lack) de recursos naturais do pais; a elabo-
rar normas tecnicas brasileiras para as in-
distrias basicas, particularmente as inclUs-
friss de construg8es mecanicas. 

A aplicag5o asses recursos pelo BNDE 
pode ser, a seu criteria em forma de cloa-
ca°, subveng5o, emprestimo reembolsavel e 
participacio societaria. 

As entidades beneficiadas corn aplica-
goes dos recursos do Fundo sac) obrigadas 

V — OS PRINCIPALS SETORES DA 

A industrializagio brasileira, conforme 
demonstram varios pontos do presente docu-
ment°, se exteriorizou atraves do processo 
de substituigio intensa de importagoes. A 
comandar esse processo, alguns setores me-
receram especial destaque e atengao por 
parte dos Orgios governamentais brasileiros. 

Alem dos servigos basicos de infra-es-
trutura, remodelados e ativados atraves de 
incentivos fiscais, crediticios, e de providen-
cias administrativas, conforme ja se de-
monstrou, procurou-se aumentar substan-
cialmente a oferta interna de produtos do 
setor secundario, para isso tendo sido ne-
cessitrio mobilizar recursos de vulto, nacio-
nais e estrangeiros. Esta atitude, que se fez 
sentir desde 1955 ate a presente data, con-
templou prioritariamente os setores retarda-
tarios, estrategicos, bem assim os que repre-
sentavam forte ponto de estrangulamento ao 
desenvolvimento de outros ramos da econo-
mia. Tiveram especial atencAo, por isso 
mesmo, os setores sidernrgico, de metais 
nao-ferrosos, celulose e papel, cimento, fer-
tilizantes, automobilistico, construgio na-
val, e outros mais, todos analisados nas pa-
ginas seguintes, em seus aspectos mais im-
portantes.  

a fazer certas concessoes, cabendo ressaltar 
entre elas, pela sua importancia para o de-
senvolvimento industrial, a preferencia, na 
escolha de teses e pesquisas, de temas rela-
tivos aos problemas de desenvolvimento 
econ8mico, de interesse do Banco ou de em-
presas por ele indicadas. 

Ainda em relagio a pesquisa tecnolOgi-
Ca, no campo da inclUstria, merece destaque 
especial o Instituto Nacional de Tecnologia, 
do Ministerio da Inch:Istria e do Comercio, 
encarregado de atuar no campo da investi-
gaga°, teste e prestagio de informag8es aos 
interessados. Corn as mesmas caracteristicas, 
funciona em Silo Paulo o Instituto de Pes-
quisas TecnolOgicas do Estado de Sao Pau-
lo, ligado ao Govern° Estadual. 

No campo da mineragio e metalurgia, 
ocupa destacada posigao a Escola de Minas, 
em Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, 
que vem desenvolvendo ha longos anos tra-
bathos de pesquisas e de formaggio de enge-
nheiros especializados. 

INDUSTRIA MANUFATUREIRA 

1. Ago 

0 consumo brasileiro de ago em lingo-
tes, eqiiivalente a 415,4 mil toneladas em 
1938, cresceu para 1.363,2 e 3.313,2 mil, em 
1953 e 1964, respectivamente. . Embora a 
taxa media de crescimento do consumo no 
periodo mais recente (1953/64) seja ligeira-
mente inferior aquela observada ao longo do 
periodo 1938/64 (cerca de 9,6% a.a.), ela 
ainda a bastante elevada, pois se aproxima 
de 9% anuais. 

A evolugao do consumo aparente e de 
suas componentes — produgao interna, im-
portagio e exportagao — no periodo 1953/64 

apresentada, a seguir, no Quadro 19. 
A produgao de ago em grande escala, 

no Pais, iniciou-se corn a entrada em ope-
raga° da Usina Presidente Vargas (Cia. 
SiderUrgica Nacional), em Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro, em 1946. Naquele 
ano, a produgao domestica de 342,6 mil to-
neladas (superior em 66,4% a do ano ime-
diatamente anterior) representava 36,8% do 
consumo. Em 1953, essas cifras ascendiam 
a 1.016,3 mil (74,6%) e, finahnente, em 
1964, a 3.028,5 mil toneladas (91,4%). 

0 fato de o crescimento da indfistria si-
derUrgica, na sua fase mais intensa, coin- 
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Quadro 19 

BRASIL — CONSUMO APARENTE DE Ac0 EM LINGOTES — 1953/64 
(em milhares de toneladas) 

Anos 
Produglio 
Interna 1/ Importagio 2/ Exportagiio 2/ 

Consumo 
Aparente 

1953 1.016,3 346,9 — 1.363,2 
1954 1.148,3 886,0 — 2.034,3 
1955 1.162,5 516,8 14,8 1.664,5 
1956 1.364,8 352,0 7, 1.709,2 
1957 1.470,0 532,4 11,2 1.991,2 
1958 1.659,0 288,7 1.0 1.945,8 
1959 1.866,0 670,9 0,4 2.536,5 
1960 2.279,0 568,8 23,1 2.824,7 
1961 2.485,0 450,0 10,5 2.924,6 
1962 2.557,0 384,6 6,6 2.935,0 
1963 2.812,4 652,9 1,5 3.463,8 
1964 3.028,5 390,7 106,0 3.313,2 

Fontes: 1/ — Cia. Siderurgica Nacional; 2/ — Servigo de Estatistica F,conennica e Financeira, do Ministerio 
da Fazenda. 

cidir corn o periodo de notiveis inovacoes 
tecnolOgicas na producao de ago no mundo, 
de existir internamente minerio rico e abun-
dante, em localizagao favoravel, de contar 
o Pais corn urn. mercado interno de dimen-
sao suficiente para permitir a instalagao de 
grandes unidades, que sao exatamente aque-
las que possibilitam a absorgao em forma 
ideal das Altimas inovagOes tecnolOgicas, re-
sultou na implantacao de modernas usinas, 
tais como USIMINAS, COSIPA e FERRO 

E IWO DE VITORIA. Essas unidades in-
dustriais permitirao, num futuro proximo, 
nao sOmente que seja alcangada relativa 
auto-suficiencia, como tambem colocarao o 
Pais em condigoes de participar corn sucesso 
na qualidade de fornecedor do mercado in-
ternacional de ago. 

0 Quadro 20 a seguir apresenta as es-
timativas de producao e consumo futuros 
de ago, em lingotes-equivalente, bem como o 
respectivo balanco para o periodo 1965/70. 

Quadro 20 

BRASIL — PROJEcOES DE PRODUCAO E CONSUMO DE ACO 
EM LINGOTES — 1965/70 

(em 1.000 toneladas) 

Anos 
Produgao 
Interna 

Consumo 
Balanceamento entre produgio 

e consumo previstos 

(A) (B) 	1/ (C) 	2/ D = (A-B) E = (A-C) 

1965 3.440 3.300 3.300 140 140 
1966 3.610 3.620 3.600 — 10 10 
1967 4.040 3.960 3.920 80 120 
1968 4.500 4.340 4.270 160 230 
1969 4.850 4.760 4.650 90 200 
1970 6.030 5.220 5.070 810 960 

(1/) Y = Yo  1,106X; (2/) Y = Y o  1,09X 
Fonte: BNDE 

2. Cimento 
0 consumo brasileiro de cimento cres-

ceu, no Ultimo trienio, a taxa media de ape- 
nas 5,7% ao ano (7%, 4% e 7% em 1962, 
1963 e 1964, respectivamente, em relagao aos 

anos imediatamente anteriores), o que re-
presenta um acentuado declinio no ritmo de 
expansao relativamente a tendencia obser-
vada ao longo do periodo 1946/1960, quan- 
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do a taxa cumulativa de crescimento anual 
foi, em. media, de 9,7%. 

Tal declinio e, certamente, reflexo do 
prOprio comportamento da economia brasi-
leira, cujo indite de crescimento comegou 
a cair tambem a partir de 1962, ja que o 
incremento da renda nesse ano foi de sOmen-
te 3,7% sobre 1961, de 2,0% em 1963 relati-
vamente a 1962 e - 3% em 1964 sobre 1963, 
contrariamente a media de 7% ao ano man- 

tida durante o qiiinqiienio 1957/61, conforme 
assinala a Revista "Conjuntura EconOmica" 
(fevereiro de 1965). 

0 Quadro 21 apresenta a evolugao do 
consumo interno aparente de cimento no 
decorrer do periodo 1946/64, segundo a ori-
gem do produto, verificando-se que a partir 
de 1956, o Brasil praticamente tern suprido 
suas necessidades setoriais. 

Quadro 21 

BRASIL - CONSUMO DE CIMENTO, 1946/64 
(1.000 toneladas) 

Anos Producito (*) Importactio 	Facportaciio Consumo 

1946 826 345 	 1 1.170 
1947 914 339 1.253 
1948 1.112 351 1 1.462 
1949 1.281 428 1.709 

1950 1.386 394 1.780 
1951 1.456 638 2.094 
1952 1.619 812 2.431 
1953 2.030 982 3.012 
1954 2.412 332 2.744 
1955 2.733 242 2.975 
1956 3.272 31 3 3.300 
1957 3.376 9 5 3.380 
1958 3.769 4 3.765 
1959 3.818 29 5 3.842 

1960 4.444 1 3 4.442 
1961 4.708 3 4.705 
1962 5.072 1 2 5.071 
1963 5.184 6 3 5.187 
1964 5.563 26 5.589 

(*) - Inclui pequena parcela de cimento branco. 
Fontes: Sindicato Nacional da Indtistria do Cimento e S.E.E.F., do Ministerio da Fazenda. 

Do ponto-de-vista nacional, o Pais pos-
sui excelentes condigOes para a producao de 
cimento em larga escala, pois, a par de urn 
mercado bastante amplo e dinamico, disp5e 
de calcario de otima qualidade e gesso em 
varias Regioes. 

Todavia, quando considerado sob o an-
gulo regional, hit certas areas corn alguma 
deficiencia da principal materia-prima ne-
zessaria a fabricacio do produto (calcario), 
resultando dal que o mercado consumidor 
lessas areas depende em parte do suprimen-
o de fabricas situadas em outras Regieres 
lo Pais, ocorrendo, em alguns casos, peque-
tas importageres do exterior, sendo o exem-
ilo mais tipico o do Rio Grande do Sul, que 
em importando pequenas partidas, ultima-
rente, do Uruguai. 

As perspectivas do desenvolvimento da 
inchistria national de cimento para o periodo 
1965/1970 baseiam-se em duas premissas 
fundamentais, quais sejam: 

a) a inclastria interna acompanhara a 
evolucao da demanda damestica; 

b) a politica governamental conferire 
ao setor os incentivos necessarios a 
manutengiio dessa posigio. 

No quadro 22 apresenta-se a projegio 
do consumo brasileiro de cimento "Portland" 
comum para o periodo 1965/1970, efetuada 
corn base na tendencia observada no inter-
valo 1954/1964, segundo duas hipeteses de 
crescimento: a coluna "A" resultou da ad-
miss5o de uma hipetese de crescimento 
linear, segundo um aequagio de tipo Y = 
A + BX; os dados da coluna "B" resulta- 
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ram da aplicagao aos anos de 1965/1970 da 
taxa media anual de crescimento geometric° 
observada no mesmo periodo 1956/64, que 
foi de 7,5%, determinada segundo a hipatese 
de uma evolugao exponencial do consumo, 
adotando-se para curva ajustante uma 
lugao exponencial do consumo, adotando-se 
para curva ajustante uma equagao generica 
do tipo Y = ABx. 

Quadro 22 

BRASIL — PROJEcA0 DO CONSUMO 
INTERN() DE CIMENTO PORTLAND CO- 
MUM, SEGUNDO DUAS HIPt5TESES DE 

CRESCIMENTO — 1965/1970 
(1.000 t) 

Anos 
Hkpóteses 

A (1) B (2) 

1965 5.900 6.120 
1966 6.200 6.580 
1967 6.500 7.070 
1968 6.800 7.600 
1969 7.100 8.160 
1970 7.500 8.770 

1965/70 40.000 44.300 

(1) Y = A + BX; (2) Y = 1,075X 

Tendo em vista que os valeres da co- 
luna "A" tendem a subestimar o consumo, 
por se tratar de uma hipatese de crescimen- 
to linear para urn fenemeno cujo comporta- 
mento é, tipicamente, cumulativo, e os da 
coluna "B" tendem a superestimar os resul- 
tados, principalmente nos Ultimos anos da 
serie em analise, por influencia do tipo de 
curva ajustante, sera razoavel estabelecer 
essas duas series como limites maxim° e mi- 
nim() possiveis de serem atingidos pela de- 
manda de cimento no intervalo considerado. 
Assim sendo, o consumo total viria a situar- 
se numa faixa compreendida entre 40,0 mi- 
lhoes e 44,3 milhoes de toneladas durante o 
periodo 1965/1970, devendo ficar situado en- 
tre 7,5 e 8,8 milhoes de toneladas em 1970. 

As fabricas de cimento existentes no 
Pais ja conseguiram operar, em anos ante- 
riores, corn urn fator medio de utilizagao 
das respectivas instalacoes superior a 90%. 

Conquanto esse coeficiente parega ele- 
vado, rendimentos dessa ordem ja foram su- 
perados corn bastante freqUencia pelas fa- 

bricas brasileiras. Note-se, entretanto, que 
no Ultimo trienio diversas fabricas operaram 
corn capacidade ociosa, determinada pela di-
minuigao da taxa de expansao do consumo de 
cimento. Tal fato conduziu a que o fator 
medio de utilizagao da capacidade global de 
produgao do parque cimenteiro tenha sido 
de apenas 85%, em• 1964. 

Tomando como referencia o limite su-
perior previsto para o consumo (8,8 milhoes 
de toneladas), se se objetivar suprir esse 
quantitativo exclusivamente corn produgao 
interna a indUstria brasileira de cimento de-
vera aumentar sua capacidade nominal para 
9,8 milhoes de toneladas/ano, na hipetese de 
que consiga operar ao nivel de 90% de uti-
lizagao das instalagoes fabris. 

Pode-se, deste modo, fixar como objeti-
vo a ser alcangado pela indrastria brasileira 
de cimento, em 1970, o aumento de sua ca-
pacidade de produgao para 9,8 milhoes de 
toneladas/ano. Esse objetivo representa um 
acrescimo de 3,2 milhoes de toneladas a ca-
pacidade nominal da produgao disponivel em 
dezembro de 1964 (6,6 milhOes de toneladas). 

3. Metais nao-ferrosos 

0 desenvolvimento dos setores indus-
triais basicos do Pais, observado no apes-
-guerra, e, principalmente, durante o perio-
do 1957/1961, tem pressionado de forma in-
tensa a demanda interna de metais nao-fer-
rosos. 

No que se refere a capacidade de ela-
boragao de produtos intermediarios e semi-
finais, o Pais praticamente ja supre satisfa-
tariamente a demanda interna, nao consti-
tuindo maior problema a expansao dessas 
linhas a medida que o proprio desenvolvi-
mento o exija. Quanto a metalurgia prima-
ria dos metais, resta muito o que fazer, pois, 
em termos globais, o Pais ainda importa 
cerca de 2/3 (em peso) de suas necessida-
des totais de nao-ferrosos. 0 montante des-1 
sas importagOes se elevou a US$ 45 milhOes, 
em 1964, num total de 85.000 toneladas (sO-
mente importagOes sob a forma de materia-
prima bruta ou semi-elaborada), conside-
rando-se ai os seguintes metais: cobre, alu-
minio, zinco, estanho, chumbo, niquel e mag-
nesio. 

Relativamente a cada urn desses metais, 
a situagao interna pode ser resumida da 
seguinte forma: 
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a) aluminio:  existem no Pais 
amplas reservas de minerios, bem lo-
calizadas para aproveitamento imedia-
to. A capacidade instalada de produ-
gao corresponde a 2/3 da demanda 
atual e o alcance da auto-suficiencia 
simples questa° de tempo, dependendo 
apenas de maiores investimentos no 
setor, de vez que, em termos latino-
americanos o Brasil apresenta as me-
lhores condicOes para a produgao do 
metal, pois dispOe das materias-primas 
basicas. Dentro de 8 a 10 anos, a ca-
pacidade interna de produgao permi-
tira ao Pais langar-se a exportagao. 

b) cobre, chumbo  e  estanho:  a 
principal deficiencia do Pais relativa-
mente a esses produtos a de reservas 
minerais potencialmente econOmicas, o 
que torna aleatOrio qualquer piano de 
expansao mediante mobilizagao exclu-
siva de fatores internos de produgao. 

Quanto ao cobre, que a entre os nao-
-ferrosos o item mais dispendioso no Balan-
go de Pagamentos nacional, as reservas co-
nhecidas sao pequenas ou de minerio pobre, 
o que nao permite uma exploragao intensa 
das mesmas. A produgao interna de cobre 
primario a de pequena expressao, sendo de 
aproximadamente 3.000 toneladas/ano a ca-
pacidade instalada. A capacidade de refino 
eletrolitico a ligeiramente superior, situan-
do-se ao nivel de 6.000 toneladaslano• 

Relativamente ao chumbo, o problema 
fundamental é, tambem, o da carencia de 
minerios. As reservas conhecidas de mine-
rios de chumbo situam-se em tOrno de 200 
mil toneladas (em termos de metal conti-
do), enquanto que a capacidade instalada 
de produgao a de 18.000 toneladas/ano, o 
que corresponde a cerca de 60% do consumo 
atual de chumbo primario. 

Corn referencia ao estanho, o Pais pos-
sui capacidade instalada mais do que sufi-
ciente para atender a demanda do proximo 
decenio, dependendo, todavia, do suprimen-
to externo de cassiterita na proporcao de 
aproximadamente 55%. Ha, entretanto, boas 
perspectivas quanto ao descobrimento de 
novas reservas de minerios e de desenvol-
vimento das minas em exploragao, princi-
palmente na zona do TerritOrio de Rondo-
nia. A se concretizarem tais perspectivas,  

dentro de poucos anos mais o Pais tera al-
cancado a total auto-suficiencia no setor. 

c) niquel e zinco:  a solugao de-
finitiva quanto a esses dois metais ja 
se delineia e devera resultar da utili-
zagao de novos processos tecnolOgicos 
desenvolvidos no Pais, que permitirao 
aproveitar econOmicamente os minerios 
silicatados, relativamente abundantes 
tanto de niquel, quanto de zinco. Ja 
se produz niquel internamente, mas 
apenas sob a forma de ferro-niquel, 
nao tendo ainda sido dominado intei-
ramente o processo industrial de pro-
dugao de niquel eletrolitico, a partir 
dos minerios silicatados ocorrentes no 
Pais. 

Quanto ao zinco, existem duas 
empresas em fase de instalagao e que 
deverao comegar a operar dentro dos 
prOximos dois anos, corn uma capaci-
dade initial de 17.000 toneladas/ano 
de zinco metalico. Ambas usarao pro-
cesso tecnolOgico nOvo, que permite o 
aproveitamento econOmico dos mine-
rios oxidados. 

3.1  —  Aluminio 

E o metal nao-ferroso em relagao ao 
qual o Pais se encontra, atualmente, melhor 
dotado para auto-abastecer-se em prazo re-
lativamente curto, de vez que sao disponi-
veis internamente os principais fatOres ne-
cessarios a sua produgao. 

Ha ocorrencias de bauxita em diversos 
pontos do territOrio nacional, sendo que as 
de melhor qualidade, totalizando mais de 
40 milhOes de toneladas e corn teor medio 
de alumina recuperavel superior a 55%, en-
contram-se em Pops de Caldas (Estado de 
Minas Gerais), a meio caminho entre as ci-
dades de sao Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, que delimitam a regiao geo-eco-
nomica mais dinamica do Pais. Pogos de 
Caldas, alem de se encontrar interligada por 
ferrovia e rodovias de boa qualidade a esses 
tres grandes centros industriais, disp5e tarn.- 
bem de energia eletrica abundante, pois se 
encontra sob as linhas de alta tensao da 
hidreletrica de Furnas que constitui o cen-
tro de distribuigao de um dos mais poderosos 
sistemas energeticos nacionais. Desfruta, 
pois, de excelentes condigOes para a instala- 
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gao de uma grande indirstria de aluminio 
primario, buscando, inclusive, mercados ex-
ternos, principalmente os relativos a paises 
integrantes da ALALC. 

Existem duas empresas produzindo alu-
minio primario no Pais, corn uma capacida-
de global instalada de aproximadamente 
35.000 toneladas/ano. Essa capacidade 
corresponde a cerca de 70% do consumo 
atual, que se situa em tOrno de 50.000 to-
neladas. Os pianos de expansao dessas duas 
unidades fazem prever o alcance de uma 
capacidade global de producao de 60.000 
toneladas por volta de 1970, quando o con- 

sumo interno devera atingir o nivel de 90 
mil toneladas. 

A evolugao do consumo de aluminio pri-
mario no periodo 1946/1964 deu-se da for-
ma indicada no Quadro 23. 

Embora o nivel do consumo aparente 
de aluminio tenha sofrido um acentuado de-
crescimo em 1964, relativamente aos anos 
anteriores, quando o increment° medio 
anual observado foi de cerca de 10%, admi-
te-se que, corn a esperada retomada do rit-
mo de desenvolvimento economic° do Pais, 
o consumo volte a crescer a taxa histerica 
verificada ao longo do periodo 1946/1963. 

Quadro 23 
BRASIL - CONSUMO DE ALUMINIO PRIMARIO 

1946/1964 

QUANTIDADE (1.000 t) 

Importacito Participaciio 
percentual 

Consumo da Producao 
Manufaturas 	Producio Aparente sabre o 

Anos Materia-prima 
bruta ou 

trabalhada 

e produtos 	Interna 
semi-elabo- 

rados 

(2) Consumo 

C 
A B 	 C D E =  -  % 

D 

1946 4,3 0,8 0,8 5,9 13,6 1947 8,7 0,9 - 9,6 - 
1948 8,2 0,4 - 8,6 - 
1949 10,2 1,1 - 11,3 - 

1950 10,5 0,7 - 11,2 - 
1951 15,5 4,8 0,4 20,7 1,9 1952 11,0 1,7 1,1 13,8 8,0 1953 11,8 2,0 1,2 15,0 8,0 1954 17,5 2,3 1,4 21,2 6,6 
1955 6,7 3,8 1,7 12,2 13,9 
1956 14,2 4,6 6,3 25,1 25,1 1957 13,3 7,1 8,8 29,2 30,1 1958 14,3 7,0 9,2 30,5 30,2 1959 9,3 7,0 15,2 31,5 48,3 

1960 15,0 5,6 16,6 37,2 44,6 
1961 18,5 5,3 18,5 42,3 43,7 
1962 19,7 3,0 21,7 44,4 48,9 
1963 26,0 1,6 23,0 50,6 45,4 
1964(1) 18,7 1,3 25,0 40 55,6 

Fontes: S.E.E.F. do Ministerio da Fazenda, S.E.P. do Ministerio da Agricultura e BNDE'/DE. 
(1) Dados preliminares, sujeitos a retificagao. 
(2) - Aluminio de primeira fusio. Estima-se que o aluminio recuperado responda por cerca 

de 15% do consumo total, o que elevaria os nameros acima em aproximadamente 18%. 

0  quadro abaixo mostra a projegao do 
consumo interno de aluminio primario para 
o periodo 1965/1970, feita com base nas ta- 

xas anuais de crescimento esperadas para 
os diversos setores industriais consumidores 
do metal. 
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Quadro 24 

BRASIL — PROJECAO DO CONSUMO 
DE ALUM/NIO PRIMARIO — 1965/1970 

Anos 
Consumo Projetado 

(1.000 t) 

1965 57,5 
1966 62,8 
1967 68,3 
1968 74,6 
1969 82,0 
1970 90,0 

1965/1970 435,0 

Foram os seguintes os setores examina-
dos, corn suas respectivas participagoes re-
lativas no consumo de aluminio, em 1961, e 
as taxas parciais de crescimento esperadas 
para o periodo 1965/1970. 

3.2 — Cobre 

0 consumo de cobre, no Brasil, tern 
aumentado lentamente, em comparacao corn 
o de outros metais. 0 incremento tern sido 
inferior a taxa media anual de 3 por cento, 
no periodo de apOs-guerra. Embora esse 
baixo ritmo de crescimento nao seja total- 

Quadro 25 

BRASIL — PARTICIPACAO SETORIAL NO CONSUMO DE ALUMNI° E TAXAS 
ANUAIS DE CRESCIMENTO ESPERADAS — 1965/70 

Setores industriais consumidores 
de aluminio 

Participacao 
percentual de 
cada setor no 

consumo aparente 
de 1961 

Taxa de cresci- 
mento anual 

esperada durante 
o periodo 
1965/1970 

Utensilios domesticos 	  17% 8,6% 
Transportes 	  14% 9,4% 
Energia Eletrica 	  13% 10,5% 
Construcao civil 	  08% 12,0% 
Embalagens 	  08% 5,1% 
Siderurgia 	  04% 80% 
Outros 36% 8,7% 

TOTAL 	  42.500 t 9,0% 

mente estranhavel, visto que nos altimos 25 
anos tambem o consumo mundial cresceu a 
uma taxa media inferior a esta, seria de 
se esperar urn ritmo mais acelerado da evo-
lugao do consumo national, dado o intenso 
crescimento industrial do Pais nestes  ulti- 
mos tres lustros. 

As causas desse crescimento relativa-
mente lento nao se apresentam corn muita 
evklencia, havendo, entretanto, duas hip6- 
teses plausiveis para 

i) o consumo de cobre so se expande 
realmente nos estagios mais avan-
gados de industrializagao, em que o 
Brasil apenas agora comega a in-
gressar; 

ii) o processo substitutivo do cobre por 
outros produtos agora se processa 
corn mais intensidade, afetando pre-
cisamente os setores hoje alcangados 
pelo progresso industrial do Pais. 

0 Quadro 26 mostra a evolucao do con-
sumo aparente de cobre primario no Pais, 
ao longo do periodo 1946/64. Como ja foi 
dito, a taxa media de crescimento anual 
nesse periodo nao chegou a 3%. Convem 
ter presente, todavia, que o consumo real 
deve ter sido cerca de 25% superior aos 
numeros referentes ao consumo aparente de 
cobre primario, tendo em vista que o cobre 
recuperado de .sucata responde por aproxi-
madamente 20% do consumo efetivo. 

0 Quadra 27 apresenta a projegao do con-
sumo de cobre primario no Pais, para o pe-
riodo 1965/1970, corn base numa hipOtese de 
crescimento linear do consumo, ajustada 
sobre as medias qiiinqiienais mOveis referen-
tes ao consumo aparente observado no pe-
riodo 1952/1964. 

0 discreto crescimento esperado para o 
consumo (taxa media ligeiramente inferior 
a 5% ao ano) nao deve causar especie, pois, 
como se viu, a evolugao deste tern sido lenta, 
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Quadro 26 

BRASIL - CONSUMO DE COBRE PRIMARIO - 1946/1964 
(Toneladas) 

Anos 

Importagfio 

Producao 
Interna 

Consumo 
Aparente 

(1) 

Em Especie Contido em Produtos 

Total 
da 

Importacao 
Materia 
prima 

em 
bruto 

Manufatu-
rados e 

semi-ela-
borados 

Ligas 
Compostos 
Quimicos 

1946 	21.839 	3.094 2.623 545 28.101 28.101 
1947 17.092 	3.475 1.894 148 22.609 22.609 
1948 11.391 2.230 499 461 14.581 14.581 
1949 23.205 2.810 1.865 525 29.405 28.405 
1950 22.240 3.091 1.799 767 27.897 27.897 
1951 22.839 3.244 1.866 6?4 28.573 28.573 
1952 20.333 3.946 2.618 579 27.476 27.476 
1953 18.993 2.422 723 1.327 23.405 23.405 
1954 34.972 8.079 3.222 1.362 47.635 47.635 
1955 14.401 1.604 194 641 16.840 339 17.179 
1956 19.733 741 397 1.193 22.064 1.250 23.314 
1957 27.066 1.218 1.131 889 30.364 1.720 32.084 
1958 26.099 1.132 101 1.132 28.524 1.360 29.884 
1959 20.141 334 85 649 21.209 1.800 23.009 
1960 28.995 654 165 1.110 30.926 1.212 32.138 
1961 36.025 390 120 800 37.335 1.653 38.994 
1962 42.012 240 156 1.891 44.299 2.000(2) 46.299 
1963 48.117 227 162 1.659 50.165 2.000(2) 52.165 
1964 27.810 229 73 1.356 f9.468 3.000(2) 32.468 

Fontes: S.E.E.F. do Ministerio da Fazenda e S.E.P. do Ministerio da Agricultura. 
(1)- SOmente cobre de primeira fusao. Estima-se que o consumo real seja cerca de 25% 

superior, pois a ponderavel a parcela de consumo de cobre recuperado de sucata (co-
bre secundario). 

(2) Estimativa. 

flat) so no Brasil, mas tambem no mundo, 
sendo, pois, uma tendencia universal. 

Quadro 27 

BRASIL - PROJECAO DO CONSUMO 
DE COBRE PRIMARIO 

1965/1970 

Consumo Projetado Anos 	 (1.000 t) 

1965 42 
1966 44 
1967 46 
1968 48 
1969 50 
1970 52 

1965/70 282 

0 cobre e o item mais dispendioso das 
importagOes nacionais de metais dio-ferro-
sos, representando cerca de 50% dessas im-
portagOes. 

A forte irregularidade observada nas 
quantidades importadas anualmente nao se 
prende a oscilagoes no ritmo de consumo 
interno, devendo, antes, ser atribuida a ma-
nipulacAo de estoques. Em conseqiiencia do 
desenvolvimento industrial brasileiro nesse 
periodo, as importacoes, observadas sob o 
Angulo da composicao, revelam uma conti-
nuada modificacao de estrutura, passando a 
participacAo do item materia-prima bruta de 
77%, no trienio 1946/48, para situar-se em 
torn° de 95% no Ultimo trienio observado. 

Ate 1961, os EUA e a Alemanha Ocidental 
- ambos importadores liquidos de cobre no 
mercado internacional - eram os principals 
fornecedores de cobre ao Brasil, respondendo 
por mais de 50% dos suprimentos nacionais 
no periodo 1958/1961, e aparecendo inex-
pressiva a posicao dos paises latino-ameri-
canos como fornecedores. Entretanto, ji no 
Ultimo trienio, esta situacao sofreu profunda 
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alteragio, passando os paises da ALALC a 
posigao de fornecedores prAticamente exclu-
sivos do mercado nacional. 

A produgao brasileira de cobre primario 
é, ainda, inexpressiva (ver Quadro 26), situ-
ando-se em tomb de 2.500 toneladas anuais. 
0 desenvolvimento da 'nth:Istria de cobre no 
Pais esta condicionado a descoberta de novas 
jazidas, visto que as reservas ora conhecidas 
mostram-se insuficientes para atender a urn 
programa intensivo de exploragao e indus-
trializagao. esse, portanto, o principal pro-
blema para que se possa desenvolver a pro-
dugao interna, estando a solucao na inten-
sificagio dos pre-investimentos na pesquisa 
mineral. 

3.3 — Magnesio 

Nao obstante o Brasil ocupar a posigao 
de maior consumidor deste metal na America 
Latina, o seu nivel de consumo a ainda bas-
tante reduzido se comparado corn o de outros 
metais nao-ferrosos. 

0 Quadro 28 a seguir apresenta as im-
portagiies brasileiras de magnesio metalico 
discriminadas segundo as suas formas (ma-
teria-prima em bruto e produtos elabora-
dos), no periodo 1957/64. 

Quadro 28 

BRASIL — IMPORTACAO DE MAGNE- 

SIO METALICO — 1957/1964 
(em toneladas) 

Anos 
Materia- 
-prima 

em bruto 

Produtos 
elabo- 
rados 

Total 

1957 10 12 22 
1958 66 92 158 
1959 44 320 364 
1960 57 533 610 
1961 92 898 990 
1962 610 500 1 110 
1963 1 807 3 1 810 
1964 1 501 1 1 502 

Fonte: S.E.E.F. — Minist. da Fazenda e BNDE/ 
DE. 

Nota: Trata-se, na maior parte, de ligas, porem 
corn teor de Mg superior a 90%. 

A brusca mudanga observada na estru-
tura das importag5es, a partir de 1962, se 
deve a instalagao da fundigao da "Volks-
wagen do Brasil" (principal consumidora 
desse metal), que comegou a fundir os blocos  

dos motores de seus veiculos internamente 
nesse ano. 

Considerando que a incliistria automobi-
listica e o grande consumidor, e que nao ha 
perspectiva de que esta situagao se modifi-
que a curto prazo, a evolugao futura dos 
niveis de consumo deste metal estara parti-
cularmente vinculada as possiveis expans5es 
desta inthistria. Destarte, e com base nos 
coeficientes de utilizagao do metal por vei-
culo produzido, e na estimativa de produgao 
de veiculos "Volkswagen" para os prordmos 
anos, segundo duas hipoteses de crescimento, 
(de 10% e 15% ao ano, respectivamente), 
projetou-se o consumo de magnesio para o 
periodo 1965/70, na hipertese de que a indirs-
tria automobilistica continue respondendo 
por 90% da demanda, nivel que vem sendo 
observado nos iiltimos anos. 

Quadro 29 

BRASIL — PROJECCIES DO CONSUMO 
DE MAGNESIO — 1965/70 

(em toneladas) 

Projeciies d Consumo 

Anos 

( 1) 

	

(2) 

1965 
	

1.590 
	

1.660 
1966 
	

1.750 
	

1.900 
1967 
	

1.920 
	

2.190 
1968 
	

2.110 
	

2.520 
1969 
	

2.320 
	

2.900 
1970 
	

2.550 
	

3.330 

Fonte: BNDE/DE. 
(1) Yn = Yo . 1,10X 
(2) Yn  =  Yo • 1,15X 

3.4 — Zinco 

O consumo de zinco no Brasil tern evo-
luido de forma acentuadamente rapida nos 
rzltimos quinze anos, a uma taxa media anual 
superior a 7%, o que significa que a demanda 
nacional cresceu nesse intervalo a urn ritmo 
duas vezes maior que o observado na evolu-
gao do consumo mundial no period() 1935/61. 
Essa elevada taxa de crescimento resulta, 
certamente, do notavel desenvolvimento ob-
servado pela economia nacional no apes-
guerra, aliado a fraca substituibilidade do 
zinco na maioria de suas aplicagOes indus-
triais, dentro da tecnologia atualmente usada 
no Pais. 
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Quadro 30 

BRASIL - CONSUMO APARENTE E AJUSTADO DE ZINCO PRIMARIO - 1946/64 
(em  toneladas) 

Anos 

CONSUMO 

Aparente 

Ajustado 

Medias mOv. quinq. 	 Y =  ABx 

A B C 

1946 
1947 

12.189 
14.826 

14.967 
16.045 

1948 10.632 	 15.834 17.200 
1949 19.106 	 18.331 18.438 
1950 22.419 19.541 19.766 
1951 24.672 21.508 21.189 
1952 20.874 25.657 22.715 
1953 20.471 26.720 24.350 
1954 39.848 28.472 26.103 
1955 27.736 30.275 27.982 
1956 33.433 32.085 29.997 
1957 29.888 29.689 32.157 
1958 29.518 31.918 34.472 
1959 27.872 33.513 36.954 
1960 38.880 38.•36 39.615 
1961 41.406 42.419 42.467 
1962 54.503 44.87e 45.525 
1963 49.423 48.803 
1964 40.141 52.317 

Fonte:  S.E.E.F.,  do  Ministerio da Fazenda e  BNDE 

A  coluna "A" do  Quadro 30 mostra o 
consumo anual  aparente  de zinco, considera-
do  no so  o metal importado  em  especie, sob 
a forma de  materia-prima  e manufaturas, 
mas tambem a  parcela  importada incorpo-
rada em produtos onde o metal entra como 
componente ponderavel. 

Corn o propOsito de  se oferecer uma ima-
gem menos  distorcida  da serie  apresentada, 
tendo em vista as oscilagOes ocorrentes  na 
mesma, como  conseqiiencia das irregulari-
dades  observadas  nas importac5es,  calcula-
ram-se  as medias quinqiienais mOveis  dos 
dados  referentes  ao consumo aparente e, 
posteriormente, ajustaram-se, por minimos 
quadrados,  os  nOmeros  assim obtidos, segun-
do uma hipOtese de crescimento  exponencial. 
Estes resultados encontram-se  nas  colunas 
"B" e  "C"  do quadro supracitado. 

A projecan do consumo  de  zinco mos-
trada  a seguir  (Quadro  31),  referente ao pe-
riodo  1965/70,  foi  feita  corn base na tenden-
cia  histOrica do consumo. observada no  pe-
riodo 1946/1964. 

Departamento Economic°, 

Quadro 31 

BRASIL - PROJECAO DO CONSUMO 
DE ZINC() PRIMARIO - 1965/1970 

(1  .  000 toneladas) 

Anos Quantidade 

1965 56,1 
1966 60,1 
1967 64,5 
1968 69,1 
1969 74,1 
1970 79,4 

1965/70 403,3 

Os  dados  do  Quadro acima resultarani 
da simples extrapolacao dos dados ajustados 
da coluna "C"  do  Quadro  30.  A taxa de in-
cremento  esperado, segundo  esse  criterio, de 
7,2%  ao ano,  a bastante elevada, como  se  ve, 
e  superada apenas pela do aluminio entre 
as taxas  previstas para  a  evoluc,ao  do consu-
mo dos  diversos metais nao-ferrosos de  use 
corrente, nos proximos  anos. 
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Embora nos dois ultimos anos o consumo 
temo tenha caido, a de se admitir que, 
m a esperada retomada do ritmo de desen-

olvimento, essa taxa de crescimento se m an-
nha ate 1970. 

0 Quadro 32, por sua vez, registra as 
portagEies de zinco, no periodo 1946/1964, 

desdobradas segundo as principais categorias 
de produtos e formas como foi feita a im-
portagao do metal. Nao havendo, ainda, pro-
ducao interna de zinco, o consumo nacional 
se identifica, praticamente, com as importa-
cOes, ja que as reexportacOes sao tambem 
insignificantes e de pouca expressao eco-
nOmica. 

Quadro 32 

BRASIL - IMPORTAcA0 DE ZINCO -- 1946/1964 

(em toneladas) 

Anos 

Em 	Espécie Incorporado em Produtos 

Total 
da 

Importagfto Materia-prima 
em bruto 

ou preparada 

Manufaturas 
e semi-ela- 

borados 

Ligas e 
produtos 

galvanizaclos 

Compostos 
Quimicos 

1946 4.319 1.367 2.898 3.605 12.189 
1947 3.315 1.477 3.976 6.058 14.826 
1948 5.020 321 2.074 3.217 10.632 
1949 10.366 308 5.588 2.844 19.106 
1950 10.561 583 7.140 4.135 22.419 
1951 12.783 600 7.565 3.729 24.672 
1952 10.432 521 6.400 3.521 20.874 
1953 13.039 426 4.177 2.829 20.471 
1954 41.965 731 10.998 6.154 39.848 
1955 14.340 1.442 7.720 3.874 27.736 
1956 19.513 438 7.903 5.579 33.433 
1957 15.577 329 10.227 3.755 29.888 
1958 23.226 408 2.274 3.610 29.518 
1959 22.189 324 2.718 2.641 27.872 
1960 30.780 311 5.750 2.039 38.880 
1961 32.850 339 5.621 2.596 41.406 
1962 42.788 260 0.504 1.951 54.503 
1963 39.350 100 8.226 1.756 49.432 
1964 31.056 125 7.457 1.503 40.141 

te: S.E.E.F., do Ministerio da Fazenda e BNDE - Departamento Economico. 

3.5 - Estanho 

A producao brasileira de estanho teve 
micio, praticamente, em 1953, corn a instala-
cao da Cia. Estanifera do Brasil - CESBRA 
em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. 
Atualmente, a producao dessa empresa re-
presenta cerca de 80% da oferta total de 
estanho primario no Pais. 

0 Quadro 33 registra o consumo aparente 
e a producao interna de estanho no Brasil, 
durante o periodo 1950/64, constatando-se 
que o consumo tern evoluido corn lentidao, 
e ainda, por outro lado, uma participacao 
cada vez maior da producao interna no 
consumo aparente. 

REVISTA DO BNDE 

Atualmente, mais da metade (cerca de 
52%, em media, durante o periodo 1960/64) 
da demanda total de estanho no Pais corres-
ponde a producao de fOlhas-de-flandres, 
conforme se verifica pelo Quadro 34. 

Corn base no comportamento recente dos 
setores usuarios e nas perspectivas de evo-
lucao dos mesmos, projetou-se o consumo de 
estanho para o periodo 1965/1970, conforme 
apresentado no Quadro 35. 

Espera-se que, a partir de 1967, corn a 
entrada em operacao da 3.a unidade de pro-
ducao de f Olhas-de-flandres da Cia. Side-
thrgica Nacional, cessem as importagOes de 
estanho incorporado em folhas-de-flandres. 



Nao obstante, o Pais devera continuar, du-

rante alguns anos mais, dependendo de 

suprimento externo de cassiterita, ja que as 
reservas conhecidas desse minerio mostram-

se insuficientes para atender a demanda to- 

tal, suprindo apenas cerca de 45% das ne-
cessidades presentes. 

A capacidade instalada da produc5o de 
estanho eletrolitico e da ordem de 7.000 
t/ano, ou seja, cerca de 3 vezes o nivel do 
consumo atual. 

Quadro 33 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE ESTANHO - 1950/64 

(em toneladas) 

Anos 

I mportacao 

Producao 
Interna 

Consumo 
Aparente Em Especie 

(1) 

Incorp. em 
folhas-de- 

flandres (2) 
Total 

1950 1.577 243 1.819 120 1.939 
1951 3.185 470 3.655 135 3.790 
1952 1.242 365 1.607 117 1.724 
1953 455 321 776 562 1.338 
1954 346 570 914 1.880 2.794 
1955 69 360 429 1.203 1.632 
1956 426 473 899 1.568 2.466 
1957 781 547 1,328 1.423 2.751 
1958 28 165 193 639 832 
1959 292 291 583 1.359 1.942 
1960 42 421 463 1.512 1.975 
1961 25 202 227 1.804 2.031 
1962 11 176 187 2.235 2.422 
1963 8 323 331 2.426 2.757 
1964(3) 5 118 123 1.880 2.003 

Fontes: S.E E.F., do Ministerio da Fazenda e BNDE - Departamento Economic°. 
1) Materia-prima e manufaturas. 
2) Hipotese de 5 kg de Sn por tonelada de fOlha-de-flandres. 
3) Dados preliminares, sujeitos a retificagao. 

Quadro 34 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE ESTANHO PRIMARIO SEGUNDO A ORIGEM 
E OS SETORES DE APLICACAO - 1960/64 

(em toneladas) 

Discriminacao 	 1960 1961 1962 1963 1964 

A - IMPORTACAO 	  463 227 187 331 123 
1. Incorp. em fOlhas-de-flandres 	 421 202 176 323 118 
2. Em especie 	  42 25 11 8 5 

B - PRODUCAO INTERNA 	 1.512 1.804 1.235 2.426 1.880 
1. Folhas-de-flandres 	 623 829 l  859 1.255 975 
2. Outros setores 	  889 975 1.376 1.171 905 

C - CONSUMO APARENTE 	 1.975 2.031 2.422 2.757 2.003 
1. Folhas-de-flandres . 	 1.044 1.031 1.035 1.578 1.093 
2. Outros setores 	  931 1.000 1.387 1.179 910 

Fontes: S.E.E.F., do Ministerio da Fazenda e BNDE - Departamento Economico. 
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Quadro 35 
BRASIL - PROJEcA0 DO CONSUMO 
DE ESTANHO PRIMARIO, SEGUNDO A 

ORIGEM - 1965/70 
(em toneladas) 

Impor- 
tacao 	(1) 

Ptoclucio 
Interna 

Consumo 
Estimado 

I 

1965 170 2.200 2.370 
1966 100 2.400 2.500 
1967 -- 2.620 2.620 
1968 -- 2.740 2.740 
1969 -- 2.870 2.970 
1970 3.000 3.000 

(1) Incorporado a folhas-de-flandres. 

3.6 - Chumbo 
Duas empresas, corn capacidade global de 

producao de 18.000 t/ano, produzem chumbo 
primario no Pais, existindo varias empresas 
menores dedicadas exclusivamente a recupe-
racao de chumbo secundario (a partir de 
sucata). 

0 Quadro 36 mostra as importac,Oes de 
chumbo e seus compostos no periodo 1946/64,  

reduzidas a terrnos de chumbo metalico. As 
importacaes do metal em bruto oscilaram 
constantemente, nao revelando tendencia 
uniforme. Dentre as razOes determinantes 
desse comportamento, destacam-se: 

a) - flutuagOes nos precos internacionais 
do produto, aliado a possibilidade 
de poder o chumbo ser estocado por 
tempo indeterminado; 

b) - alteragoes na politica cambial ado-
tada pelo Governo Brasileiro. 

A coluna "C" do Quadro 37 indica o 
consumo aparente total de chumbo primario, 
no periodo em causa. Nesta serie, todavia, 
ha grandes oscilacOes de ano para ano, o 
que se deve, certamente, a manipulacao de 
estoques. A fim de se ter uma visao mais 
real dessa curva de consumo, procurou-se 
regularize-la, ajustando-a preliminarmente 
mediante medias trienais mOveis. Os resul-
tados encontram-se na coluna "D". Observa-
se, nitidamente, a lentidao corn que tem 
evoluido o consumo national no periodo, no 
que, alias, segue de perto a t e ndenci a 
mundial. 

Quadro 37 
BRASIL - CONSUMO DE CHUMBO PRIMARIO - 1946/64 

(toneladas) 

OFERTA ANUAL CONSUMO ANUAL 

Anos 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.470 
2.807 
2.534 
2.896 
2.645 
3.909 
4.734 
5.018 
5.837 
5.526 
9.976 

12.578 
13.346 
16.970 
17.000(1) 

24.957 
14.011 
5.870 

17.813 
22.682 
24.973 
10.940 
21.538 
28.722 
16.156 
12.729 
23.375 
14.787 
15.021 
11.654 
16.829 
11.449 
20.113 
4.630 

Consumo 
Aparente 

C 

Ajustado 

Media Trienal 
Movel 

D 

ProgressEto 
Geometrica 

E 

26.957 16.504 
16.011 16.946 16.946 
7.870 14.565 17.400 
19.813 17.612 17.866 
25.152 24.248 18.345 
27.780 22.135 18.837 
13.474 21.896 19.342 
24.434 23.092 19.860 
31.367 25.289 20.392 
20.065 22.965 20.938 
17.463 21.764 21.500 
28.393 22.160 22.075 
20.624 23.188 22.667 
20.547 20.934 23.274 
21.630 23.861 23.896 
29.407 25.277 24.541 
24.795 30.428 25.203 
37.083 27.836 25.883 
21.630 26.582 

Produclio 

A 

 

Importagio 

B 

   

FONTE: Servico de Estatistica do Ministerio da Agricultura e Quadro 36. 
(1) Estimativa. 
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Quadro 36 

BRASIL - IMPORTAcA0 DE CHUMBO NO PERIODO 1946/64 

(toneladas) 

Anos 

EM ESPECIE INCORPORADO EM PRODUTOS QUIMICOS 

Total 
Geral 

Materia-prima 
em bruto ou 

trabalhada 

Manufaturas e 
produtos semi- 

-elaborados Total 
Misturas 
anode- 
tonantes 

Outros 
produtos 
quimicos Total 

1946 24.137 39 24.176 ... 781 781 24.957 
47 13.268 59 13.327 ... 684 684 14.011 
48 4.927 27 4.954 ... 916 916 5.870 
49 15.715 29 15.744 ... 2.069 2.069 17.813 

1950 19.924 3 19.927 ... 2.755 2.755 22.682 
51 23.041 57 23.098 ... 1.875 1.875 24.970 
52 10.152 38 10.196 ... 744 744 10.940 
53 21.236 83 21.319 .•• 209 209 21.528 
54 27.588 32 27.620 ••• 1.102 1.102 28.722 
55 13.596 1 13.597 1.822 737 2.559 16.156 
56 10.364 1 10.365 1.923 441 2.364 12.729 
57 20.752 24 20.776 1.947 652 2.599 23.375 
58 11.927 0 11.927 2.160 700 2.860 14.787 
59 12.208 - 12.208 2.144 669 2.813 15.021 

1960 8.727 - 8.727 2.339 588 2.927 11.654 
61 	 13.524 - 13.524 2.344 961 3.305 16.829 
62 	 8.081 -- 8.081 2.556 812 3.368 11.449 
63 	 15.839 -- 15.839 2.606 1.668 4.274 20.113 
64 4.216 -- 4.216 ... 414 414 4.630 

FONTE: S.E.E.F. do Ministerio da Fazenda e BNDE - Departamento Economic°. 



Quadro 36 

BRASIL - IMPORTACAO DE CHUMBO NO PERIODO 1946/64 

(toneladas) 

Anos 

EM ESPECIE 	 INCORPORADO EM PRODUTOS QUIMICOS 

Total 
Geral 

Materla-prima 
em bruto ou 

trabalhada 

Manufaturas e 
produtos semi- 

-elaborados Total 
Misturas 
anode- 

tonantes 

Outros 
produtos 
quimieos Total  

1946 24.137 39 24.176 ... 781 781 24.957 
47 13.268 59 13.327 ... 684 684 14.011 
48 4.927 27 4.954 ... 916 916 5.870 
49 15.715 29 15.744 ... 2.069 2.069 17.813 

1950 19.924 3 19.927 ... 2.755 2.755 22.682 
51 23.041 57 23.098 ... 1.875 1.875 24.970 
52 10.152 38 10.196 ... 744 744 10.940 

53 21.236 83 21.319 --- 209 209 	21.528 
54 27.588 32 27.620 ••• 1.102 1.102 28.722 

55 13.596 1 13.597 1.822 737 2.559 	16.156 
56 10.364 1 10.365 1.923 441 2.364 I 	12.729 

57 20.752 24 20.776 1.947 652 2.599 23.375 
58 11.927 0 11.927 2.160 700 2.860 14.787 

59 12.208 -- 12.208 2.144 669 2.813 15.021 
1960 8.727 -- 8.727 2.339 588 2.927 11.654 

61 13.524 -- 13.524 2.344 961 3.305 16.829 
62 8.081 -- 8.081 2.556 812 3.368 11.449 
63 15.839 -- 15.839 2.606 1.668 4.274 20.113 
64 4.216 -- 4.216 ... 414 414 4.630 

FONTE: S.E.E.F. do Ministerio da Fazenda e BNDE - Departamento Econtimico. 



Finalmente, numa tentativa de normali-
zar ainda mais aquela serie, construiu-se a 
coluna E, onde os dados de consumo no pe-
riodo considerado aparecem ajustados se-
gundo uma hipOtese de crescimento geome-
tric°, tomando-se para termos inicial e final 
da progress5o as medias dos qiiinqiienios 
1946/1950 e 1960/64, respectivamente. Esco-
lheu-se este criterio de ajustamento por 
mostrar-se o mesmo imune as grandes flu-
tuag5es observadas no consumo aparente no 
decorrer do periodo em consideragao. A 
taxa de crescimento revelada pelo calculo 
foi de 2,7% ao ano e a projegao do consumo 
de chumbo primario para os prOximos anos 
vai exposta no Quadro 38. 

111  
BRASIL — CONSUMO PROJETADO DE 

CHUMBO PRIMARIO — 1965/70 
(1.000 toneladas) (*) 

Arms Quantidades 

1965 27,3 
1966 28,0 
1967 28,8 
1968 29,6 
1969 30,4 
1970 31,2 

1965/70 175,3 

• — Exclusivamente chumbo de primeira fusao. 
0 consumo de chumbo secundario (recupe-
rado) a importante, tambem, e deve repre-
sentar cerca de 50% dos mimeros acima, ja  
que o mesmo responde por cerca de 1/3 do 
consumo total de chumbo no Pais. 

— Y Yo 1,027X 

0 pleno abastecimento do mercado na-
tional, atraves apenas do suprimento interno, 
corn substituicao integral das importac5es de 
chumbo primario, depende basicamente de 
tres fateires: 

a) habilitagao tecnica para o processa-
mento dos minerios em seus varios 
estagios, ate a obtengao do produto 
final — chumbo refinado; 

b) capacidade de mobilizack dos re-
cursos necessarios a expansao da 
producao; 

c) localizacao de jazidas de minerios 
econ6micamente exploraveis. 

No tocante as duas primeiras condic5es 
nao existem maiores dificuldades. 0 apro-
veitamento do chumbo se faz por processos 
classicos, universalmente conhecidos e de 
dominio palico; sua assimilagao já esta bem  

adiantada no Pais. Quanto a mobilizagao de 
recursos, o problema tambem parece de f a-
cil superagao, pois os investimentos recla-
mados para a instalagao de uma usina de be-
neficiamento de chumbo sao relativamente 
modicos. 

No que toca ao item (c), todavia, a posi-
gao do Pais nao a boa, pois as reservas de 
minerios de chumbo ora conhecidas s5o de 
potencial pouco expressivo, nao permitindo 
uma exploragao em larga escala. Os empre-
endimentos dentro do setor devem dirigir-
se, assim, aos pre-investimentos em pesqui-
sa mineral, corn o objetivo de identificarem-
se jazidas potentes, capazes de permitir ex-
ploragao intensiva, mediante aplicacio das 
tecnicas modernas de producao. 

3.7 — Niguel 

O consumo brasileiro de niquel a peque-
no ainda, situando-se em tOrno de 1.700 t 
anuais, o que decorre do fato de o Brasil 
encontrar-se ern fase de desenvolvimento in-
dustrial relativamente atrasada e a intensi-
dade maior na utilizacao do metal ser carac-
teristica de paises altamente industrializados. 

O Quadro 39 apresenta a evolucao do 
consumo national aparente, durante o pe-
riodo 1953/1964, segundo a origem e as prin-
cipais formas sob as quais foram efetuadas 
as importagOes (niquel puro, contido em  li- 
gas, etc). 

Adotaram-se dois criterios para efetuar 
a projegao da demanda interna de niquel, no 
decorrer do periodo 1965/1970: urn corn base 
na tendencia histOrica da evolucao do con-
sumo e outro baseado na correlacao entre 
consumo de niquel e de aco (o consumo de 
ago como variavel independente): 

a) — correlacao entre consumo de ni-
quel e de aco: a experiencia tern demonstra-
do que, em paises industrializados, o consu-
mo de niquel e a produgio de ago tern evo-
luido guardando estreita correlacao. Toda-
via, ao projetar-se o consumo interno de 
niquel corn base nessa interdependencia, pre-
feriu-se estabelecer a correlacao nao entre 
consumo de niquel e producao de ago, mas, 
entre consumo de ago e de niquel, tendo em 
vista a ponderavel parcela representada pe-
las importagoes no consumo interno de ago. 
Corn o objetivo de reduzir ao minimo as 
discrepancias do parametro indicativo da ra-
zao de consumo entre niquel e ago no Pais, 

Quadro 38 

1/ 
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Quadro 39 

BRASIL — CONSUMO DE NIQUEL — 1953/1964 

(toneladas) 

Producfie 

Importagio 

Em 	Especie 
Anos Interna 

(1) 

Contido 
em acos 

inoxidaveis 

Total 
da 

Importacito 

Consumo  Aparente 
Prod. brutos 
ou semi-ela- 

borados 
Pro Produtos 

elaborados Sub-total  (2) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (C) 

1953 32 113 132 245 122 367 399 

54 40 307 138 445 171 616 656 

55 38 207 58 265 92 357 395 

56 59 267 28 295 169 464 523 

57 68 500 30 530 171 701 769 

58 73 386 51 437 168 605 678 

59 89 245 63 308 172 480 569 

1960 90 491 64 555 262 817 907 

61 90 853 106 959 375 1.334 1.424 

62 125 1.104 88 1.192 315 1.507 1.632 

63 430 567 93 660 433 1.093 1.523 

64(3) 680 610 70 680 340 1.020 1.700 

FONTE: Servigo de Estatistica Econlimica e Financeira do Ministerio da Fazenda, Servico de Estatistica da Produgao do Ministerio da Agricultura, 
BNDE — Departamento Economic° e empresas produtoras. 

(1) — Niguel contido em ferro-niquel. 

(2) — Hipotese de urn teor medio de 5% de niquel contido nos altos inoxidaveis. 
(3) — Dados preliminares, sujeitos a retificagao. 



partiu-se do indite observado em 1962, ado-
tando-se para valor representativo deste coe-
ficiente a relagao entre as medias anuais de 
consumo de niquel e de ago observadas no 
trienio 1961/63, que foram, respectivamente, 
1.530 t de niquel e 3.120 mil toneladas de 
ago. A proporgao da uma razao de 1 para 
2.040, niimero este que parece satisfatOrio 
para urn Pais corn a estrutura industrial do 
Brasil. 

Os dados projetados segundo esse cri-
terio, que se encontram na coluna "A" do 
Quadro 40, tendem a ser subestimados pelo 
fato de ter sido extrapolada a relagao de 
1962 para uma economia que se encontra em 
franco processo de industrializacao. 

b) — extrapolacao da tendencia historica 
do consumo: admitiu-se a hipotese de uma 
evolucao do consumo em exponential, tendo 
em vista nao so a forma da curva aparente 
representativa do fenOmeno, mas tambem a 
natureza tipicamente cumulativa de'ste. 
Ajustou-se, entao, aos dados da coluna G 
do Quadro 39 uma curva do tipo y = ABX, 
chegando-se dessa forma a equagao   
y = 763 (1,146)x que, extrapolada, forneceu 
os niimeros da coluna B do Quadro 40. 

De certo modo, a projegao do consumo 
efetuada corn base nesta hipotese tende a 
superestimar os resultados referentes aos  ul- 
timos anon do periodo 1965/1970. Como os 
dados extrapolados para a coluna A tendem 
a subestimar os valOres provaveis do consu-
mo de niquel e os da coluna B a superesti-
me-los, parece razoavel considerarem-se 
esses valOres como limites inferior e supe-
rior do consumo provavel de niquel para o 
periodo em exame. 

Quadro 40 
BRASIL — CONSUMO PROJETADO DE 

NIQUEL — 1965/1970 

Anos 

Quantidade (t) 

A 	(1) 	 B 	(2) 

1965 1.940 1.980 
1966 2.120 2.270 
1967 2.310 2.600 
1968 2.520 2.940 
1969 2.740 3.420 
1970 3.000 3.920 

1965/70 14.630 17.170 

(1) — Corn base na ratho de consumo niqueliago. 
(2) — Y = 763 (1,146)x 

Ainda nao ha produgao de niquel puro 
no Brasil. As duas empresas que vem ope-
rando neste setor produzem o metal apenas 
sob a forma de ferro-niquel, bruto ou re-
finado, corn teor de 26% a 42% de Ni, o que 
se deve, basicamente, ao fato de ser mais 
econOmica a produgao de niquel sob essa 
modalidade quando se parte de minerios si-
licatados, os imicos ate agora identificados 
no Pais em quantidade expressiva, quando 
se trata de pequena escala de produgao. 

Deve-se frisar, ainda, que a produ-
gao conjunta dessas empresas, da ordem de 
1.100 t/ano (em termos de niquel contido) 

superior a atual capacidade de absorgao do 
mercado interno, havendo, assim, algum ex-
cedente de ferro-niquel, que vem sendo ex-
portado. 

4. Inditstria Automobilistica 

0 desenvolvimento econOmico do Pais, no 
apOs-guerra, vem-se dando, sobretudo, gra-
gas ao acelerado ritmo de crescimento do 
setor secundario, aliado a ja notavel repre-
sentatividade do referido setor no Produto 
Nacional. 0 desenvolvimento interno da in-
dUstria, por sua vez, teve na substituigao de 
importagOes a sua principal motivagao e, 
dentre os diversos ramos industriais, aquele 
que se convencionou chamar de indUstria 
automobilistica a urn dos exemplos mais ti-
picos desse fenOmeno. 

Ao terminar o 2.0  conflito mundial, o Bra-
sil tinha em disponibilidade ponderavel re-
serva em divisas, o que the permitiu efetuar 
importacOes em larga escala, durante algum 
tempo. No entanto, isto foi feito de modo 
mais ou menos desordenado, de tal maneira 
que, por volta de 1948," as reservas ja se ha-
viam esgotado, levando o Govern a inter-
vir no contrOle seletivo das importacOes. As 
restrigOes as importagOes passaram, entao, a 
incidir sObre os bens considerados de menor 
essencialidade e, como decorrencia, os vei-
culos a motor para transporte de passageiros 
foram dos itens mais fortemente atingidos. 
Esta situagao evoluiu, agravando-se cada vez 
mais, e criando, corn isso, uma forte deman-
da reprimida. 

A necessidade de renovagao e expansao 
da frota de veiculos no Pais e a impossibi-
lidade de atender a demanda crescente por 
meio de importagOes devido a carencia de 
divisas, atuaram como fator decisivo na ado- 
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Anus Total da 
Indnstria 

IndUstria 
Quimica 

+ 7,3 
+ 4,5 
+ 3,7 
+ 9,0 
+ 10,1 
+ 6,6 
+ 6,2 

-41- 1126,2  6 
+ 10,7 
+ 11,1 
+ 5,9 

1951/50 
1952/51 
1953/52 
1954/53 
1955/54 
1956/55 
1957/56 
1958/57 
1959/58 
1960/59 
1961/60 
1962/61 ++

++
+

+
++

+ 
1 +

+  13,1 
33,3 
8,7 

19,0 
12,0 

133,9 
33,6 

2,0 
16,8 
2,8 

13,9 
10,0 

gao de medidas, por parte do Govern°, que 
propiciassem a fabricagao de veiculos inter-
namente. 0 primeiro ato administrativo in-
centivador da produgao nacional de veiculos 
automotores foi a criagao da Comissao 
Executiva da IndUstria Automobilistica 
(CEIMA), corn a fungao de coordenar e dis-
ciplinar a implantagao da indUstria de auto-
-veiculos no Brasil. Todavia, a CEIMA nao 
chegou a funcionar, sendo, em 1956, substi-
tuida pelo GEIA (Grupo Executivo da In-
&Istria Automobilistica). 

O GEIA era urn Organ formado por re-
presentantes de diversas entidades oficiais, 
destinado a assessorar o Govern° em assun-
tos referentes a inditstria automobilistica. 
Caracterizou-se como urn Orgao de centra-
lizacao administrativa e descentralizagfio 
executiva. Seu principal objetivo era o de 
coordenar a implantagao e consolidagfio da 
indUstria de auto-veiculos e nacionalizagao 
progressiva dos veiculos dentro de prazos 
rigidamente estabelecidos. 

Foram tomadas, entao, diversas medidas 
corn o fim de propiciar estimulos a implan-
tagao da indUstria, destacando-se entre elas 
as seguintes: importagao de equipamentos 
sem cobertura cambial, como investimento 
direto de capital; concessao de taxas prefe-
renciais de cambio para a importagao de 
pegas sem similar nacional, bem como para 
emprestimos destinados a importacao de 
bens de capital, estabelecendo-se, ademais, 
diferenciagao de tratamento cambial entre 
veiculos de passageiros e de carga; isengao 
de ImpOsto tarifario e de consumo sabre as 
partes complementares destinadas aos pro-
gramas aprovados e financiamento dos agios 
cambiais referentes a importagao de pegas, 
pelo espaco de 1 a 3 anos, etc. 

Os estimulos concedidos atingiram plena-
mente os objetivos a que se destinavam. 
Deve-se ressaltar, contudo, que ao instalar-
se a indUstria montadora, ja havia no Brasil 
nao so algumas fabricas que montavam par-
cialmente veiculos importados, como tambem 
empresas que se dedicavam ao fabrico de 
auto-pegas, resultando, da conjugagao dos 
incentivos concedidos corn a infra-estrutura 
ja existente, o rapid° desenvolvimento da 
indUstria automobilistica nacional. 

A capacidade atual de produgao instalada 
se eleva a cerca de 300.000 veiculos anuais, 
corn urn indite medio de nacionalizagao su- 

perior a 99% para os veiculos medios e 
leves e acima de 94% para os veiculos 
pesados. 

0 quadro 41 da a evolucao da produgao 
interna no decorrer do periodo 1957-1964. 

5. Ind'Istria Quimica 

A industrializacao brasileira se deu, con-
forme indicado anteriormente, de forma 
acentuada nos Ultimos anos, quase sempre 
produzindo internamente os bens ate entao 
importados. Em conseqUencia, varios ramos 
e setores puderam ser definitivamente im-
plantados, de sorte a que se tivesse os  ntz-
cleos mais importantes garantidores da ex-
pansao de outros segmentos da economia. 

A indUstria quimica brasileira, neste con-
texto, •ofreu ponderaveis injecOes de in-
vestimentos em capital fixo, chegando mes-
mo a atual quadra coin dimensOes represen-
tativas. Comparando as taxas de crescimen-
to de producao fisica da indUstria como urn 
todo corn as relativas a indUstria quimica, 
tern-se bem a medida em que esta ultima 
participou do processo de industrializacao 
nacional . 

Quadro 42 

BRASIL — TAXAS DE CRESCIMENTO 
(INDUSTRIAL E INDUSTRIA QUIMICA) 

1950/62 (percentagens) 

FONTE: Fundagao Getn.lio Vargas. 

Verifica-se, assim, pelas taxas de cresci-
mento da indUstria quimica brasileira, o seu 
relativo dinamismo, a ponto de ja apresen-
tar dimensOes apreciaveis, conforme confir-
mam os dados de consumo aparente trans-
critos a seguir. 

As perspectivas de desenvolvimento mais 
acelerado da indUstria quimica brasileira 
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Quadro 41 

BRASIL - EVOLUCAO DA PRODUcA0 DE AUTO-VEICULOS 

1957/1964 

Especificacao 

Unidades 

1960 

Produzidas 

1964 1957 1958 1959 1961 1962 1963 

Automeweis 	  -- 2.189 12.001 37.843 55.065 74.887 86.023 97.768 

Caminh5es medios 	 15.475 25.713 34.625 35.204 25.352 35.557 20.546 21.023 

CaminhOes pesados e Onibus 3.372 5.213 5.031 6.495 5.147 4.113 3.478 3.503 

Camionetas de cargas e pas-

sageiros 	  2.262 13.692 26.408 34.022 12.492 54.390 50.157 48.490 

Utilitarios (tipo "jeep") 	 9.291 14.322 18.178 19.514 17.618 22.247 13.922 12.951 

TOTAL 	  30.700 61.129 96.243 133.078 145.674 191.194 174.126 183.735 

FONTE: Anuarios Estatisticos do IBGE. 



apresentam-se, no momento, relativamente 
boas. Corn efeito, o "Programa de Agao Eco-
nOmica do Governo" estabelece como prio-
ritarios os investimentos em industrias qui-
micas, que poderao ser contemplados corn 
iseng5es fiscais e financiamento de agencias 
do Govern° Federal. Os projetos ou corn-
promissos de investimentos, para gozarem 
dos beneficios, devem ser encarninhados ao 
Grupo Executivo da Inchistria Quimica 
(GEIQUIM), para fins de apreciacao. 

17-arias projetos encontram-se naquele 
Grupo, em fase de analise, podendo ser cita-
dos os seguintes: fertilizantes nitrogenados, a 
partir de gases de coquerias e de petrOleo, 
totalizando uma capacidade diaria de produ-
cao prOxima de 1.000 t de amonia; dodecil-
benzeno; estireno; ciclohexano; acrilonitrila; 
Acid° tereftalico; butadieno; fluido antide-
tonante; sorbitol; fenil-beta-naftilamina; aci-
do adipico; anidrido ftalico; eletrodos de 
grafite; estireno; polietileno; Acid° fosfOrico; 
superfosfato triplo; glucose; soda caustica; 
carbureto de calcio; celulose solnvel; P.V.C.; 
fosfato natural; acido citrico. 

Espera-se, portanto, substancial cresci-
mento da indiistria quimica brasileira nos 
prOximos anos, particularmente do ramo pe-
troquimico, que sera grandemente afetado 
pelo piano qiiinquenal de inversoes da Pe-
trOleo Brasileiro S. A. — PETROBRAS e 
por projetos privados de grande parte. 

A quimica inorganica, de sua parte, ape-
sar de se esperar que venha a crescer ade-
quadamente, esta na dependencia das solu-
gaes a serem adotadas no sentido de reduzir 
os pregos do sal e da energia eletrica, seus 
dois principais insumos. 

Nas paginas seguintes sao examinados o 
comportamento recente e as perspectivas de 
produtos quimicos selecionados. 

Quadro 43 

CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS 
QUIMICOS NO BRASIL — 1959 E 1963 

(em bilhoes de &Mares) 

Discriminacao 1959 1963 

Producao interna 	 0,53 0,80 

ImportagOes 0,10 0,17 

5.1 — Fertilizantes 

O consumo de fertilizantes quimicos no 
Brasil so recentemente atingiu niveis signi-
ficativos, embora deva ainda ser considerado 
extrem,amente baixo, se comparado ao de 
outros paises menos desenvolvidos e de pro-
dugao agricola inferior a brasileira. 

Varios faCores impediram o desenvolvi-
mento mais intenso do consumo de fertili-
zantes no Brasil, sendo oportuno destacar os 
seguintes: 

a) deficiencia dos trabalhos de experi-
mentacao, ate agora realizados por 
urn numero de estagOes experimen-
tais bastante diminuto em relagao 
diversidade de condicoes das areas 
agricolas do Pais e cujos programas 
de trabalho vem pecando pela falta 
de objetividade; 

b) inexistencia de servigos de extensao 
eficientes, que possibilitem transmi-
tir ao agricultor os conhecimentos 
necessarios relativos as vantagens 
da adubagao, em bases cientificas; 

c) pregos elevados dos fertilizantes na-
cionais ou importados, particular-
mente nos iiltimos anos, o que acar-
reta uma relacao pouco favoravel 
entre os pregos dos adubos e dos 
produtos agricolas, desestimulando, 
por isso mesmo, maior emprego de 
materiais fertilizantes; 

d) problemas relacionados corn o trans-
porte, obrigando, quase sempre, 
use do transporte rodoviario, corn 
o conseqiiente encarecimento da 
mercadoria; 

e) dependencia do mercado consumi-
dor, em nivel razoavel, de supri-
mento extern, refletindo-se &Ohre a 
regularidade de abastecimento. 

0 Quadro 44 apresenta o consumo apa-
rente de fertilizantes no Brasil, segundo as 
fontes de suprimento, no periodo 1950/63. 

As projeg6es do consumo ate o momenta 
realizadas no Brasil, variam substancialmen-
te entre si, razao porque preferiu-se esco-
lher uma delas, efetuada no BNDE. Como 
resultado, tem-se as seguintes necessidades 
provaveis de fertilizantes no Brasil (apli-
cacao exclusiva na agricultura) . 

A correcao do consumo aparente de fer-
tilizantes, em 1963, consistiu em eliminar as 
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Quadro 44 

EVOLUCAO DO CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES NO BRASIL, SEGUNDO OS TIPOS - 1950/1963 

(em toneladas de elementos nobres) 

Anos 

Nitrogenados (N) Fosfatados (P205 ) Potassicos H2O 

Producio Importacito Consume 
Aparente Producito Importacao 

Consume 
Aparente Importagio 

1950 751 13.436 14.187 5.999 44.837 50.836 23.523 

1951 760 17.801 18.561 6.450 67.119 73.569 28.709 

1952 830 9.775 10.605 8.444 38.479 46.923 15.347 

1953 930 19.649 20.579 8.533 56.283 64.816 31.226 

1954 1.276 16.486 17.762 12.080 65.309 77.389 28.348 

1955 1.223 21.728 22.951 23.842 64.733 88.575 49.523 

1956 1.388 28.850 30.238 23.553 70.006 93.559 41.632 

1957 1.194 27.364 28.558 41.380 77.309 118.689 60.189 

1958 2.578 38.812 41.390 53.478 89.871 143.349 65.082 

1959 10.679 34.106 44.785 68.486 55.519 124.005 57.425 

1960 15.726 51.034 66.760 77.427 54.164 131.591 106.146 

1961 12.021 43.043 55.064 69.766 49.000 118.766 70.727 

1962 12.926 37.358 50.284 63.974 55.819 119.793 68.127 

1963 13.452 48.609 62.061 44.955 108.430 153.385 91.750 

FONTES: BNDE - Departamento EconOmico, (dados originals da CACEX, Conselho do Desenvolvimento, D.N.P.M., PETROBRAS, C.S.N., 
USIMINAS e S.E.E.F.). 



quantidades que sao desviadas para fins in-
dustriais. A primeira hipotese admite urn 
crescimento de 15% a .a . em 1964 e 1965 e 
de 20% ao ano no periodo 1966/70. A se-
gunda hipertese foi estabelecida segundo urn 
crescimento de 15% anuais cumulativos em 
todo o periodo . Convern referir, entretanto, 
que estas hiperteses podem resultar pessimis-
tas, pois o Pais ainda se caracteriza por bai-
xos niveis de consumo de fertilizantes. 

Do lado da oferta, apresentam-se, no mo-
mento, boas perspectivas de curt° prazo. 
Com  efeito, ape*, os incentivos anunciados 
pelo Govern Federal, o Grupo Executivo da 

Inastria Quimica passou a receber  inume-
ros projetos para exame, ja estando em fase 
adiantada de estudo inUmeros empreendi-
mentos no campo dos nitrogenados, que, reu-
nidos, permitirao tuna oferta adicional, em 
termos de amonia, de cerca de 1.000 t/dia. 
Em relagao aos fosfatos, tambem se contem-
plarn alguns projetos para conclusao no pe-
-iodo 1966/70, inclusive de producao de aci-
do fosforico e, em seguida, de superfosfato 
triplo. Relativamente aos fertilizantes po-
tassicos, abriram-se novas perspectivas de 
exploracao de jazidas identificadas na Regiao 
Nordeste do Pais, descobertas atraves de 
perfuragaes realizadas pela PETROBRAS. 

Quadro 45 
BRASIL — ESTIMATIVAS DA DEMANDA DE FERTILIZANTES 

NA AGRICULTURA — 1963/70 

Anos 

Consumo Estimado (1.000 t) 

Hipotese 

K 	0 

2.a Hipotese 

N P. 	05  N P2  O K ., 	0 

1963(*) 51 153 51 51 153 51 
1964 59 177 59 59 177 59 
1965 67 201 67 	 67 201 67 
1966 
1967 

81 
97 

243 
291 

81 
97 

77 
89 

231 
267 

77 
as 

1968 116 348 348 102 306 102 
1969 139 417 139 118 354 118 
1970 167 501 167 135 405 135 

(*) Consumo aparente na agricultura (corrigido). 

5.2 — Acido SulfUrico 
A producao nacional de acid° sulfUrico, 

que se confunde corn o pro:51)A° consumo, 
teve inicio em 1910. 0 Quadro a seguir 
apresenta a evolucao da producao no periodo 
de 1957/64, pois que nao foi possivel recuar 
a anos mais remotos. 

Sao responsaveis pela producao nacional 
de acid° sulfuric° 14 empresas, corn 21 uni-
dades de producao. Na maioria dos casos, as 

unidades de producao sao integradas a ou-
tras fabricas que utilizam o acid° como in-
sumo; algumas delas, entretanto, vendem 
80% de sua producao. A capacidade de 
producao destas fabricas varia desde 10 t/dia 
ate 180 t/dia, sendo a capacidade total ins-
talada de 1.305 t/dia ou 456.000 t/ano, con-
siderando-se 350 dias de operacao. 0 enxo-
fre, materia-prima basica para a producao, 
importado. 

Quadro 46 

BRASIL — CONSUMO APARENTE DE 
ACIDO SULFURICO 1/ 

1957/64 

(em toneladas) 

Anos Producao 

1957 147.762 
1958 175.097 
1959 201.832 
1960 214.623 
1961 230.571 
1962 259.319 
1963 287.887 
1964 300.132 

FONTE: BNDE — Departamento Economic°. 

1/ Deixou-se de levar em conta as importagOes 
que n5o chegam a representar 1% do consumo 
(acid° pro-analise). 
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Sendo o acid° sulfUrico urn dos mais im-
portantes produtos quimicos, convem indi-
car o seu consumo setorial em anos distin-
tos para fins de observar a evolucao de sua 
composigio. 0 Quadro n. 0  47 apresenta esta 
evolucao no periodo 1957/63. 

Conforme pode ser observado, a fabrica-
cao de superfosfatos vem ganhando impor-
fancia relativa no consume de acid° sulfit-
rico, enquanto que os setores de explosivos 
e raion vem perdendo a sua posicao, per-
manecendo a participacao dos setores res-
tantes praticamente inalterada. Este au-
mento relativo do consumo de acid° sulfit-
rico na fabricagao de fertilizantes deve-se 
ao grande incremento de sua producao de-
pois dos incentivos governamentais ofereci-
dos ao setor. No futuro proximo deve ganhar 
importancia relevante o setor de metalurgia, 
em decorrencia dos pianos de producao da 
CIA. SIDERTYRGICA PAULISTA (COSIPA) 
e da USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 
GERAIS (USIMINAS). 

Os novos projetos e ampliacOes da capa-
cidade existente para a producao de acid° 
sulfdrico elevarao as possibilidades de pro-
ducao para 660.000 t/ano em 1970. Esta ca-
pacidade cobrira, perfeitamente, o consumo 
previsto naquela data, que se estima em for-
no de 547.000 toneladas. 

Cabe lembrar, por fim, que a instalacao 
de fabricas de acid° sulfitrico no Brasil se 
processa, quase sempre, atraves de unidades 
cativas, toda vez que a sua utilizacao justi-
fique esta pratica, sendo assim de esperar-se 
que a oferta continue respondendo pronta-
mente as necessidades do consumo. 

5.3 — Barrilha 

0 consumo, aparente de barrilha no Bra-
' encontra-se, ha algum tempo, situado em 
'veil relevantes conforme indica o Quadro 

apresentado a seguir: 

A producao nacional teve inicio em 1960, 
quando entrou em funcionamento o conjun-
to industrial da Cia. Nacional de Alcalis, 
situada no Estado do Rio de Janeiro, com 
capacidade anual de producao de 100.000 to-
neladas, mas que so teve seus equipamentos 
totalmente testados a partir de 1961. A evo-
'1ucao da producao nacional encontra-se re-
gistrada no Quadro 49, a seguir. 
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109.700 
120.700 
132.700 
146.000 
160.600 
176.600 

88.400 
95.000 

104.500 
115.000 
126.400 
139.000 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Quantidade (t) 

Anos 
Hipotese "A" Hipotese "B" 

Quadro 48 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE BARRILHA - 1952/64 

(tonelada) 

Anos 
Vendas da 

CNA 
(1) 

Importacao Consumo 
Aparente 

Participagiio 
das vendas 

s/ o consumo 
(%) 

1952 -- 40.799 40.799 - 

1953 - 56.393 56.393 - 

1954 - 93.586 93.516 - 

1955 - 51.310 51.310 - 

1956 - 87.031 87.031 - 

1957 - 74.718 74.718 - 

1958 - 74.564 74.564 - 

1959 - 84.369 84.369 - 

1960 14.800 79.054 93.854 15,8 
1961 38.500 60.971 99.471 38,7 
1962 75.100 46.415 115.515 65,0 
1963 77.400 51.692 105.092 73,6 
1964 72.480 6.023 78.503 92,3 

FONTES: C.N. A., Servigo de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministerio da Fazenda, e BNDE 
- Departamento Economic°. 
(1) - 0 volume de vendas se compoe de produg5o mais importagoes diretas. 

Quadro 49 

PRODUCAO BRASILEIRA DE 
BARRILHA 

1960/64 

Anos Producito 	(t) 

1960 16.100 
1961 44.300 
1962 71.100 
1963 76.200 
1964 60.400 

FONTE: BNDE - Departamento Econamico e 
Cia. Nacional de Alcalis. 

Apesar dos decrescimos ocorridos em 
1957 e 1958, o consumo vein apresentando in-
crementos anuais da ordem de 10% (periodo 
1959/62). 0 periodo que se inicia em 1962 
apresenta um comportamento bastante di-
verso, quando o consumo aparente de barri-
lha comeca a declinar. Esse declinio pode 
ser, em parte, explicado pela queda no ritmo 
da atividade econeanica do Pais registrado 
no periodo 1962/64. Outro fator que contri-
buiu para a queda do consumo aparente de 
barrilha foi a utilizac5o intensa de estoques 
do produto importado e de vidros quebrados 
(cacos), na producao de vidros novos. 

O consumo aparente de barrilha, que vi-
nha crescendo a taxa de 10% anuais no pe-
riodo 1959/62, sofreu uma queda de em 
1963 e de 25% em. 1964. Torna-se, portanto, 
tarefa bastante dificil prever as dimens5es 
futuras do mercado. Admitindo que o ritmo 
de crescimento da economia sej a restabeleci-
do a partir de 1966, adotaram-se duas hip& 
teses (conservadora e otimista), que possibi-
litaram formar o seguinte quadro de previ-
siies de consumo. 

Relativamente a oferta, parece nao haver 
maiores problemas de expansao, pois a Cia. 

Quadro 50 

BRASIL - PROJECOES DO CONSUMO 

DE BARRILHA 
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Nacional de Alcalis pretende atingir, em 
principios de 1967, o nivel de 130.000 t/ano 
de capacidade, estando programado atingir, 
ate 1970, 200.000 t/ano de capacidade de 
producao, nivel suficiente para atender ao 
consumo previsto na hipOtese mais otimista. 

5.4 Soda Caustica 

O consumo brasileiro de soda caustica, 
como dos demais produtos quimicos, tern sido 
constantemente aumentado, conforme de-
monstra o Quadro 51, a seguir: 

Quadro 51 

BRASIL — CONSUMO APARENTE DE SODA CAUSTICA — 1950/64 
(em toneladas) 

Anos Producao 
(A) 

Importacio 
(B) 

Consumo 
(C) 

Participagao 
Perceptual 

de A/C 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

8 
12 
15 
20 
27 
32 

47 
57 
60 
64 

69 
78 
85 
86 
90 

66 
104 

48 
51 

111 
69 

128 
91 
88 

102 

101 
102 
147 
159 
117 

74 
116 

63 
71 

138 
101 

175 
148 
148 
166 

170 
180 
232 
245 
207 

11 
10 
24 
28 
20 
32 

27 
39 
40 
39 

41 
43 
37 
35  
43 

FONTES: Conselho do Desenvolvimento; BNDE — Departamento Econemico, e S .E.E.F. , do Ministerio 
da Fazenda. 

Verifica-se que o consumo anual tem 
crescido de 9% em media (periodo 1950/63). 
A participacao da producao interna no vo-
lume total de consumo, de sua parte, se si-
tua em term de 40%, a partir de 1957. 

Apesar das adicOes de capacidade de pro-
ducao, que tiveram inicio mais acentuada-
mente em 1957, o consumo tern sido atendi-
do, em grande parte, atraves de importacOes, 
o que leva o Pais a gastos ponderaveis em 
moeda estrangeira (cerca de US$ 13 milhOes 
anuais) Alem disso, a indOstria de soda 
caustica (no caso brasileiro, obtida exclusi-
vamente por eletrOlise) vern sofrendo tedas 
as consequencias resultantes do alto custo 
do sal e da energia eletrica, seus principais 
insurnos. 

A producao brasileira de soda caustica 
realizada pela operac5o de 13 fabricas, das 

quais 6 sao unidades integradas a outros 
conjuntos industrials (celulose, principal-
mente). A localizagio desse complexo in- 

dustrial revela maior concentragao na area 
compreendida pelos Estados da Guanabara 
e S5o Paulo. Duas novas fabricas foram 
inauguradas em 1964, nos Estados de Per-
nambuco e da Bahia, na Regiao Nordeste, 
onde se produz 80% do sal national. A Re-
giao disp5e de energia eletrica relativamen-
te barata. Reunindo as fabricas existentes 
no Pais, tem-se uma capacidade nominal ins-
talada de 480 t/dia. 

As projecOes do consumo permitem esti-
mar urn volume proximo de 297 mil tone-
ladas, em 1970. Comparando este nitmero 
corn a oferta prevista (153.000 t/ano já ins-
taladas mais 65.000 t/ano resultantes de ex-
pansoes a se concluirem ate 1966), perma-
neceria "deficit" significativo de producao. 

5.5 Di-Oxido de Titanic) 

O consumo brasileiro de di-Oxido de ti-
tAnio apresentou expressivo crescimento no 
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periodo 1953/64, devido, principalmente, ao 
desenvolvimento da indUstria de tintas, onde 
aparece como principal insumo. 

Apresenta-se, no Quadro 52, a seguir, o 
volume do consumo aparente no periodo, se-
gundo as fontes de suprimento, bem assim 
sua taxa anual de crescimento. 

Observa-se, assim, claramente, que a pro-
duce° nacional nao so a insuficiente para 
atender ao consumo, como tambem a capa-
cidade de produce° tern permanecido esta-
cionaria. A produce° interna a realizada por 
uma Unica empresa, a Cia. Quimica Indus-
trial "CIL", que tern a sua febrica localizada 
no Estado de Sao Paulo, operando tambem 
em outras linhas de produce°, como a de 
tintas. Parece, portanto, que as oscilacOes 
na produce. ° sao determinadas por questOes 
de politica interna da empresa (que conso-
me grande parte de sua prOpria produce° 
de Oxido de titanio). 

Apesar das oscilagOes acima menciona-
das, a producao nacional apresentou cresci-
mento de 67% no periodo considerado. De-
ve-se ainda observar, em relacao a produce° 
nacional, que s6 se obtem o tipo anatase, 
razao porque o consumo do tipo rutilo 
totalmente atendido pela via das importa-
cOes. 

As importagOes brasileiras de TiO2 tem-
se desenvolvido dinamicamente, ao longo do 
periodo, resistindo inclusive as varias modifi-
cagOes introduzidas na politica cambial do 
Pais. Assim a que, enquanto em 1953 se 
importava 711 toneladas do produto, em 1964 
as importagOes atingiram 6.568 toneladas. 
Compreende-se essa resistencia pelo fato de 
ser o di-Oxido de titanio urn pigmento bran-
co de dificil substituicao, devido aos melho-
res indices de qualidade que apresenta. Adi-
cione-se a isto o fato de os setores usuarios 
des,se material terem experimentado urn 
ritmo intenso de crescimento, particular-
mente nos Ultimos dez anos. 

Em estudo recentemente realizado pelo 
Departamento EconOmico do BNDE ("Mer-
cado Brasileiro de Di-Oxido de Titanio"), 
foram procedidas estimativas do consumo 
futuro deste material, baseadas na serie tem-
poral' constituida dos anos 1953/63. Estas 
estimativas levaram a previsao de urn con-
sumo de 18.600 toneladas em 1970. Entre-
tanto, a economia brasileira passou por for-
te crise em 1964, tendo havido, inclusive,  

urn decrescimo acentuado na atividade in-
dustrial. Corrigindo as estimativas de con-
sumo anteriormente realizadas, tem-se para 
1964 e 1965 urn volume de consumo igual 
a 8.218 toneladas, ou seja, nivel inferior ao 
de 1963. Admitindo que, a partir de 1966, 
a economia retome o ritmo anterior de cres-
cimento, procedeu-se a novas estimativas do 
consumo de Ti02, tomando-se o nivel me-
dio de crescimento verificado no periodo 
1953/63. Estas estimativas levam a previsao 
de urn consumo de 17.000 toneladas em 
1970. 

Do lado da oferta interna tem-se boas 
perspectivas. Corn efeito, o Govern° Fede-
ral, ao formular o seu programa de egg() 
econemica, incluiu a produce. ° de Oxido de 
titanio como merecedora de apoio fiscal e 
crediticio, resultando, em conseqiiencia, o 
aparecimento de algurnas intencOes de inves-
timentos no setor, je formalizadas junto ao 
Grupo Executivo da IndUstria Quimica 
(GEIQUIM). Como resultado, a oferta in-
terna de TiO2 podera ser ampliada, nos pro-
ximos 5 anos, ate suprir totalmente o con-
sumo, je estando previsto o inicio de cons-
truce°, em 1967, de uma febrica corn capaci-
dade initial de produce.° de 10.000 t/ano, 
corn possibilidades de ser ampliada para 
20.000 t/ano. 

5.6 — Papel e Celulose 

1. Papel 

O desenvolvimento da indUstria papelei-
ra nacional se processou de maneira bastan-
te acelerada, a ponto de coloca-la em pri-
meiro plano em tOda a America Latina. Esse 
rapid° desenvolvimento foi motivado pelas 
dimensOes de mercado interno, que justifi-
caram a instalacao de fabricas de porte ele-
vado, bem assim pelo crescimento econOmi-
co nacional nos Ultimos 15 anos. 

O Quadro 53, a seguir, indica a evolucao 
do consumo brasileiro de papeis de todos 
os tipos no periodo 1958/63. 

Nota-se, assim, ter havido no periodo em 
exame urn incremento de 23% no consumo 
total de papeis, significando uma taxa media 
anual pouco superior a 4%. 

A produce° interna, de seu lado, vem 
sendo suficiente para atender ao consumo, 
corn excecao dos papeis de imprensa, que 
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Quadro 52 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE DI-OXIDO DE TITANIO 1953/64 

(em toneladas) 

Anos Importagio 
(A) 

Producao 
(B) 

Consumo 
Aparente 

(C) 

Crescimento 
Absoluto 

(t) 

Crescimento 
Relativo 

(%) 
(B/A) 

(%) 

1953 711 947 1.698 58,1 

1954 2.887 1.118 4.005 2.307 + 	135,9 27,9 

1955 1.759 1.315 3.074 931 - 	20,2 42,8 

1956 2.568 1.359 3.927 + 	850 + 	27,7 34,6 

1957 2.473 1.054 3.527 400 - 	10,2 29,9 

1958 2.544 1.524 4.068 + 	541 + 	15,3 37,5 

1959 2.771 1.815 4.586 + 	518 + 	12,3 39,6 

1960 3.538 1.650 5.188 + 	602 + 	13,1 31,8 

1961 4.346 1.510 	 5.856 + 	668 + 	12,9 25,8 

1962 5.457 1.820 7.277 + 	1.421 + 	24,3 25,0 

1963 7.094 1.650(*) 8.744 + 	1.467 + 	20,2 18,9 

1964 6.568 1,650(*) 8.218 526 6,0 20,1 

FONTES: BNDE - Departamento Economic° e Servico de Estatistica Econornica e Financeira, do Ministerio da Fazenda. 
Estimativa. 



Quadro 53 

EVOLUCAO DO CONSUMO BRASILEIRO DE PAPEIS — 1958/63 

(em toneladas) 

Discriminagao 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

PAPEL DE IMPRESSAO : 269 .847,1 270.740,7 293. 014,3 268 . 597,1 262.547,2 271 .887,5 

— jornal e revistas 	 204.248,8 212.081,0 230.250,9 211.102,5 198.435,8 199.057,9 

— livros 	  65.598,3 58.659,1 62.763,4 57.494,6 64.111,4 72.829,6 

PAPEL DE ESCREVER 	 51.232,3 53.997,2 59.673,4 64.141,1 70.830,2 75.162,4 

PAPEL DE EMBALAGEM: 193.747,5 206.478,5 221 . 293,5 231 .243,3 249.977,4 267.838,2 

— kraft 	  61.155,7 63.513,4 80.752,6 68.895,4 74.713,9 85.017,1 

— outros 	  132.591,8 142.965,1 140.540,9 162.347,9 175 .263,5 188.821,1 

OULHOS PAPEIS 	 76 .198,0 81.074,3 90.390,2 105 .038,2 116 . 271,9 111 .792,8 

TOTAL GERAL 	 591.024,9 612.290,7 664.371,4 669.019,7 699.626,7 726.680,5 

FONTES: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel; Servigo de Estatistica Econotnica e Financeira do Ministerio da Fazenda, e BNDE — De-
partamento Economic°. 



ainda se importam quantidades expressivas, 
bem assim de alguns papeis finos e especiais, 
cujo consumo interno ainda nao justifica a 
implantagao de unidades corn o fim especi-
fico de produzi-los. 

Examinando a serie de consumo, segun-
do os tipos, e considerando a queda que se 
admite tenha sido verificada em 1964, intro-
duziu-se alguns fatOres de correcao nas ta-
xas medias, a fim de extrair-se a tecnica 
mais apropriada para projetar-se o consumo 
de papeis no Brasil. Assim, estimou-se que 
em 1966 o consumo venha a ser, no minim°, 
igual ao nivel de 1963 (considerando, em 
1966, uma recuperagao no ritmo de cresci-
mento da economia). Chegou-se, entfio, as 
seguintes taxas de crescimento por tipo de 
papel: 

impressio: 
4% anuais cumulativos para os papeis 
de imprensa e revista e 5,6% para os 
papeis de impressio de livros; 

escrever: 
8,3% anuais, at:A:is ter-se aplicado me-
dias moveis trienais e o metodo dos 
minimos quadrados; 

embalagem: 
para o papel "kraft", aplicou-se me-
dias moveis trienais, encontrando-se 
6% anuais; para "outros papeis de 
embalagem" encontrou-se, apos apli-
car medias moveis trienais e o pro-
cesso dos minimos quadrados, a taxa 
de 7,7% anuais; 

outros papeis: 
aplicou-se, tambem, medias moveis 
trienais e o processo dos minimos qua-
drados, obtendo-se a taxa de 10% 
anuais. 

Aplicando-se as taxas de crescimento an-
tes indicadas, chegou-se ao seguinte consu-
mo provivel de papeis no Brasil no periodo 
1966/70. 

Quadro 54 

PROJECOES DO CONSUMO BRASILEIRO DE PAPEIS - 1966/70 
(em 1.000 t) 

Dlscriminagno 1966 1967 1968 1969 1970 

Papel de Impress5o 	 273,0 285,1 297,7 310,9 324,8 

- jornal e revistas 	 200,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

- livros 73,0 77,1 81,4 85,9 90,8 

Papel de Escrever 	 81,8 88,6 96,0 104,0 112,6 

Papel de Embalagem 	 268,0 287,2 307,8 329,8 353,5 

- }craft 85,0 90,1 95,5 101,2 107,3 

- outros 183,0 197,1 212,3 228,6 246,2 

Outros Papeis 	  124,5 137,0 150,7 165,8 182,3 

Total Geral 	  747,3 797,9 852,2 910,5 973,2 

Para atender ao consumo previsto e in-
dicado no quadro anterior, a inditstria na-
cional dispOe de capacidade instalada sufici-
ente, salvo nos casos de papel de imprensa 
e de alguns papeis finos e especiais. A indtis- 
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a seguir. 
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Anos Produce° 
(1.000 t) 

1958 416,5 
1959 439,9 
1960 474,4 
1961 501,7 
1962 559,6 
1963 594,7 

300 dias de operactio/ano 

Capacidade 
de produce.° 
(1.000 t/a) 

504,0 
553,2 
566,7 
668,4 
772,5 
827,4 

340 dias de operacao/ano 

Capacidade 
de produce° 

(1.000 t/a) 

571,2 
626,9 
642,3 
757,5 
875,5 
937,7 

Capacidade 
ociosa 

17,4 
20,5 
16,3 
25,0 
27,6 
28,2 

Capacidade 
ociosa 

27,1 
29,8 
26,1 
33,8 
36,1 
36,6 

Quadro 55 

CAPACIDADE OCIOSA NA INDUSTRIA BRASILEIRA DE PAPEL - 1958/63 

FONTE: Associageo Nacional dos Fabricantes de Papel e BNDE 	Departamento Econ8mico. 

2. Celulose 

Como resultado do grande incremento 
do consumo de papel no Brasil, instalaram-
se indmeras fabricas de celulose (fibra curta 
e longa), particularmente a partir de 1955/56, 
a ponto de se atingir a auto-suficiencia de 
producao do tipo fibra curta e de se iniciar 
a exportacao para paises latino-americanos. 
0 Quadro a seguir apresenta a evolucao do 
consumo aparente brasileiro de celulose de 
fibra curta. 

Em relacao a celulose de fibra long 
apesar de se caminhar rapidamente para 
substituicao das importacoes corn os proje-
tos em curso e programados, a atual produ-
cao ainda nao satisfaz totalmente as necessi 
dades internas, conforme se ve a seguir. 

Os projetos de expansao das unidade 
instaladas, bem como os de implantacao de 
novas fabricas, permitirao o suprimento das 
necessidades de celulose de fibras longa e 
curta. 

Quadro 50 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE CELULOSE DE FIBRA CURTA - 1950/62 

(toneladas) 

Anos Producao Exportacao Consume 
Aparente 

1950 2.040 - 2.040 
1951 3.830 - 3.830 
1952 7.060 - 7.060 
1953 8.600 - 8.600 
1954 14.600 - 14.600 
1955 19.960 - 19.960 
1956 24.540 - 24.540 
1957 31.170 - 31.170 
1958 48.400 - 48.400 
1959 63.250 - 63.250 
1960 100.010 280 99.730 
1961 141.800 2.942 138.858 
1962 192.240 ---- 4.383 187.857 

FONTES: BNDE - Departamento EconOmico e "J. C. Leone e Associados Consultores". 

74 
	

REVISTA DO BLADE 



Quadro 57 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE CELULOSE FIBRA LONGA - 1950/63 
(toneladas) 

Anos Producao Exportacio Importagao 
Consumo 
Aparente 

1950 44.580 111.965 156.545 
1951 50.885 110.521 161.406 
1952 53.075 80.264 133.339 
1953 59.595 87.816 147.411 
1954 52.925 150.897 203.822 
1955 56.750 100.191 156.941 
1956 60.843 116.193 180.036 
1957 68.140 103.809 171.949 
1958 	 68.210 94,437 162.647 
1959 	 75.910 88.109 164.019 
1960 85.750 81.131 166.881 
1961 102.780 47.380 150.162 
1962 	 135.523 43.283 168.806 
1963 	 154.748 32.089 186.120 

FONTES: BNDE - Departamento Economic° e "J. C. Leone e Associados Consultores". 

5.7 - Plastificantes Ftilicos 

0 extraordinario crescimento da producao 
mundial de plasticos, a partir da II Grande 
Guerra, fez derivar enorme consumo de plas-
tificantes, principalmente os ftalicos. No 
caso brasileiro, deu-se o mais intenso im-
pulso no consumo de plasticos (e, conseqiien-
temente, de plastificantes) corn a implanta-
car) da inthastria automobilistica national. 

0 Quadro seguinte apresenta a evolugao 
do consumo aparente de plastificantes ftali-
cos no Brasil (DOP, DBP e DMP), no perio-
do 1955 /64 . 

0 ano de 1955 foi escolhido como base 
para as observagoes, uma vez que naquele 
ano tem inicio a producao brasileira de plas-
tificantes e, a partir daquela data, tern inicio 
a grande producao interna de plasticos. 

0 Quadro seguinte indica as estatisticas 
de producao de duas das quatro empresas 
produtoras de plastificantes ftalicos, pois que 
as restantes paralizaram as suas atividades 
nesta linha, em 1958 e 1962, respectivamente, 
e nao forneceram elementos que permitissem 
identificar seu volume de producao. 

0 apreciavel aumento da produck de 
plastificantes ftalicos, em 1958, foi devido 

Quadro 58 

BRASIL - CONSUMO APARENTE DE PLASTIFICANTES FTALICOS - 1955/64 
(em toneladas) 

Anos Importacao Producao Consumo 
Aparente 

Participaciio 
da product-to 

1955 1.299 32 1.331 2,4 
1956 1.655 	 276 1.931 14,3 
1957 2.466 392 2.860 13,7 
1958 1.765 1.303 3.068 42,5 
1959 3.147 732 3.879 18,9 
1960 2.063 1.247 3.310 37,7 
1961 6.191 1.228 7.419 16,7 
1962 5.827 1.609 7.436 21,6 
1963 7.998 1.680 9.678 17,4 
1964 4.379 4.300(e) 8.679 49,8 

FONTES: Servigo de Estatistica Economica e Financeira do Ministerio da Fazenda e BNDE - Depar-
tamento Economic°. 
(') Estimativa. 
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entrada em funcionamento de uma nova fa-
brica, enquanto que a queda ocorrida em 
1959 foi motivada pela reducao do ritmo an-
terior de produgao. A partir desta data, o 
crescimento da produgao resultou do melhor 
aproveitamento da capacidade instalada. 

Convem observar, a este respeito, o que 
segue: 

a) a capacidade de produgfio instalada 
ate 1963 era de 4.800 t anuais, em 
regime de 24 horas de trabalho; 

b) a produgao em 1963 atingiu 1.680 to-
neladas, ou seja, aproximadamente 
urn tergo da capacidade instalada. 

A subutilizagfio da capacidade instalada 
se prende a dificuldade de contratagao de 
tecnicos em numero suficiente para aten-
der a opera*, da fabrica em regime de 
24 horas de trabalho. A fabricagao exige 
contrale acurado de qualidade, devido as 
exigencias de especificagoes rigorosas quan-
to a pureza do produto. 0 processamento 
defeituoso no periodo noturno obrigaria ao 
reprocessamento, elevando, em conseqiien-
cia, o custo do produto final. 

Em 1964, nova unidade de produgao en-
trou em funcionamento corn capacidade ins-
talada de 400 times, em turno de 12 horas/ 
dia de trabalho, sendo possivel alcangar 700 
times em regime de 24 horas de trabalho. 

Assim, a capacidade instalada atual para 
produgao de plastificantes ftalicos situa-se 
em term de 13.000 t/ano. 

As previsiies recentemente realizadas 
quanto ao consumo futuro de plastificantes 
ftalicos no Brasil foram de certo modo pre-
judicadas pela queda no ritmo de cresci-
mento da economia, dai porque preferiu-se 
introduzir as necessarias corregOes. Estas 
novas previsiies indicam urn consumo de 
22.000 t em 1968. 

Do lado da oferta, nao se conhecem pro-
jetos suficientemente dimensionados, mas 
apenas algumas intengOes como resultado 
dos incentivos anunciados pelo Govern° Fe-
deral. Convem lembrar, entretanto, que ha 
boas perspectivas em relagao a materias-
primas, particularmente o alcool octilico e 
o anidrido ftalico, corn fabricas em fase de 
construgao.  

5.8 — Defensivos pare a agricultura 

O consumo brasileiro de defensivos para 
a agricultura tem sido atendido atraves de 
macigas importagOes de produtos em grau 
tecnico e preparacao de uso imediato, alem 
da produgao nacional de alguns poucos pro-
dutos. 

Dois aspectos principais se ligam ao em-
prego de defensivos agricolas no Brasil, 
quais sejam: 

i) Precos: tendem a ser elevados, como 
resultado da complexidade dos pro-
cessos de fabricagao, e da expecta-
tiva das substituigfies que possam 
ocorrer devido as intensas pesquisas 
tecnolOgicas que se realizam; 

ii) Divulgagio: o sucesso de determi-
nado produto quimico no combate a 
pragas depende da sua correta apli-
cacao, que a fungao do clima, do uso 
de equipamentos adequados, da epo-
ca propicia para a apnea*, etc. 

As firmas que realizam a cornercializa-
cao destes produtos dispOem de equipes de 
agrOnomos e quimicos, prestando constante 
assistencia ao lavrador. Tambem o coope-
rativismo muito tern colaborado no sentido 
de divulgar e facilitar a aquisigao dos pro-
dutos. 

0 Quadro 59 a seguir apresenta as im-
portacOes de alguns defensivos para a agri-
cultura, selecionados dentre mais de uma 
centena de tipos que sao importados. 

A observagao dos dados apresentados 
mostra ligeiro predominio das quantidades 
importadas de sulfato de cobre, maneb, DDT 
e BHC, que sao produtos ja consagrados e 
podem ser considerados tradicionais como 
defensivos. 

Os produtos selecionados representam 
cerca de 50% do valor total das importa-
gOes de defensivos, que a de aproximada-
mente US$12 milhOes atualmente. 

A produgao brasileira de pesticidas re-
sume-se no DDT, BHC e Parathion (etilico 
e metilico). 

Duas razOes principais podem ser desta-
cadas a este respeito: 

a) as patentes de fabricagao destes 
produtos sao de propriedade de fir-
mas de ambito internacional, sendo 
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Quadro 59 

BRASIL - IMPORTAcOES DE DEFENSIVOS AGRICOLAS - 1962/64 

Produtos Selecionados 

1962 1963 	 1964 

t US$1.000 t US$1.000 t US$1.000 

DDT 	  2.550 1.139 857 396 2.505 1.049 

BHC 	  2.563 1.089 1.969 707 2.205 977 

Aldrin 	  1.207 1.690 761 1.128 557 894 

Endrin 	  74 337 62 250 180 662 

Maneb 	  1.062 1.647 1.126 1.869 365 607 

Sulfato de cobre  	5.360 1.177 3.974 977 1.977 536 

Metasistox 	  147 410 146 526 145 448 

Brometo de metila 	  386 427 626 664 383 374 

Trition 	  283 363 178 237 186 261 

Sevin 	  611 1.515 - - 179 256 

Total 	  14.243 9.794 9.699 6.754 8.682 6.064 

TOTAL DAS IMPORTAcOES DE 

PESTICIDAS 	  21.593 15.853 18.089 12.011 15.777 11.945 

FONTE: Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A. 



fabricados em grande escala devido 
as intensas pesquisas desenvolvidas, 
resultando no aparecimento de no-
vos produtos em substituigao aos 
que ja se conhecem. Tais firmas ge-
ralmente nao se mostram interessa-
das na instalagao de unidades pro-
dutoras em outros paises, a nao ser 
que hajam boas perspectivas de su-
primento local de materias-primas, 
o que geralmente nao ocorre; 

b) o mercado nacional, para ser desen-
volvido, necessita de tempo, a par 
de uma assistencia tecnica bem or-
ganizada e definida, que se estenda 
a realizagao de testes experimentais 
em lavouras do Pais. 

Os produtos que contam corn boas pers-
pectivas de serem produzidos no Pais sao 
o DDT e o BHC, alem de alguns outros 
compostos clorados — aldrin, endrin e clo-
rocanfeno. Possuem razoaveis espectros, 
alem de grande aceitacao pelos consumi-
dores. 

O nnico obsticulo a produgao nacional 
destes produtos a representado pela caren-
cia de materias-primas oriundas da petro-
quimica. Neste particular, entretanto, a si-
tuacao devera alterar-se profundamente em 
1966, corn a entrada em operagao de unida-
des da PETROBRAS, capazes de produzir 
44.000 t anuais de benzeno. 

Atualmente, sao fabricados no Brasil o 
DDT, o BHC e o parathion (etilico e meti-
lico). Estima-se, para 1964, uma producao 
de respectivamente 4.000 t, 2.200 t e 600 t. 

A producao nacional destes produtos 
concorre corn similares estrangeiros, que 
pelas suas caracteristicas de produggo apre-
sentam baixo custo. A expansao da produ-
gao nacional depende, principalmente, do 
prego das materias-primas, normalmente 
bastante elevado, visto que sao importadas. 

Recentemente, a DUPONT DO BRASIL 
decidiu produzir no Pais o maneb, fungici-
da de grande poder ativo e use intenso na 
agricultura. 

Existe, sem sombra de davida, grande 
mercado potencial para defensivos no Bra-
sil. Sao causas principais do baixo consumo 
que se verifica na atualidade, as apontadas 
a seguir: 

1.a) grande dependencia de suprimento 
externo, que causa dificuldades no 
abastecimento, tornando-o pouco 
regular e, conseqiientemente, pou-
co favoravel a relagao prego do de-
fensivo/preco do produto agricola; 

2.a) insuficiente esclarecimento junto 
aos agricultores quanto as vanta-
gens de utilizagao mais intensa de 
pesticidas; 

3.a) insuficiente esclarecimento sebre os 
tipos de defensivos a utilizar, epo-
cas propicias e mecanica de sua uti-
lizagao. 

6. IndUstria Naval 

A indastria naval brasileira teve seu 
grande impulso, para implantagao definiti-
va, em 1958, corn a Lei n.° 3.381, que criou 
o Fundo de Marinha Mercante e a Taxa de 
Renovagao da Marinha Mercante, assim co-
mo a Comissao de Marinha Mercante que 
tern autoridade para aplicar os recursos 
oriundos desses dois Fundos. Logo a seguir 
foi criado o Grupo Executivo da Inchistria 
de Construcao Naval — GEICON, que teve 
decisiva atuacao na implantagao da indns-
tria e na sua consolidagao. 

Dos projetos apresentados ao GEICON, 
seis estao operando normalmente em cons-
trugao naval. 0 Quadro a seguir indica a 
capacidade anual dos diversos projetos de 
estaleiros aprovados pelo GEICON. 

Quadro 60 

PROJETOS APROVADOS PELO GEICON 

Estaleiro 
Capacidade anual 

(TUW 

Ishikawajima 60.000 
Cia. Comercio e Navegagao 25.000 
Verolme 40.000 
Emaq 8.000 
Caneco 2.000 
So 8.000 

Total 	  143.000 

FONTES: BNDE — Departamento Economic° e 
Comissao de Marinha Mercante. 
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Conn as instalagOes do Arsenal de Mari-
nha do Rio de Janeiro (10.000 TDW/ano), 
a capacidade total da inclustria se eleva 
para 153.000 TDW/ano. 

0 GEICON estabeleceu indices de na-
cionalizacao para a construcao naval; como 
o peso nao serviria de born indicador, foi 
estabelecido urn indice de valor, sendo que 
este indice je atinge cerca de 92% do prego 
do navio. 

A construcao naval é, hoje, urn dos se-
tores de maior importancia na inditstria na-
tional, empregando cerca de 15.000 opera-
rios preparados pelo Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro e pelo Servico Nacional 
de Aprendizagem Industrial — SENAI. 

Desde o inicio de suas operagoes, a in-
ditstria naval brasileira entregou 33 navios, 
totalizando cerca de 154.000 TDW (ate se-
tembro de 1965), conforme discriminado no 
Quadro a seguir. 

Quadro 61 

NAVIOS ENTREGUES PELOS ESTALEI- 
ROS NACIONAIS 

(ate setembro de 1965) 

Estaleiro 
Nuttier° 

de 
Navios 

Tonelagem 
Total 

(TDW) 

Ishikawajima 	 9 78.800 
Cia. Comercio e Nave-

gaga() . 	  8 31.150 
Verolme . 	  3 33.000 
Einaq 	  4 4.480 
Caneco 	  2 1.800 
SO 	  
Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro 	 7 4.792 
Total 	  33 154.022 

NTES: BLADE — Departamento Economic° e 
Comissao de Marinha Mercante. 

O maior navio entregue tern 12.700 TDW 
de capacidade, sendo que tres cargueiros 
foram exportados para o Mexico. Alem das 
entregas acima descritas, foram lancados ao 
mar, estando em fase de acabamento, mais 
14 navios, num total de 106.640 TDW. As 
encomendas totais a indlastria naval ele-
varn-se a 277.000 TDW. 

Quadro 62 
ENCOMENDAS A INDUSTRIA NAVAL 

BRASILEIRA 

Unidades TDW 

Tanque 	 7 64.100 
Graneleiro 6 108.000 
Cargueiro 14 88.170 
Dique 	 1 11.380(*) 
Barcacas 10 2.000 
Chatas 5 3.030 
Rebocador 2 320 

FONTES: BNDE — Departamento Economic° e 
Comissao de Marinha Mercante. 
(*) Em toneladas metricas. 

7. Maquinas-Ferramentas 

E praxe classificar-se as maquinas-fer-
ramentas em duas categorias, quanto a sua 
versatilidade e produtividade: universais e 
de produgao. 

As maquinas universais se caracterizam 
por sua baixa produtividade e pela elevada 
gama de operag6es que podem efetuar; as 
de producao, ao contrario, se distinguem 
pelo niunero restrito de operac6es — nao 
raro, uma imica operacao, quando chegam 
ao maxim° de especializagao — e alta pro-
dutividade. 

A conveniencia da utilizacao de maqui-
nas de producao a ditada basicamente pela 
amplitude do mercado consumidor. Por ou-
tran palavras: o emprego de u'a maquina 
de producao se justifica somente quando a 
demanda do produto por ela fabricado 
suficiente para permitir uma elevada taxa 
de operacao da mesma em servigo. 

Por outro lado, as maquinas universais 
tornam-se anti-econ6micas quando utiliza-
das numa Unica fungao, que poderia ser me-
lhor desempenhada por mequina de produ-
gao. Nao obstante, essas maquinas sao as 
usualmente preferidas para a producao de 
pequenas series de produtos, caracteristica 
dominante nos paises de mercado reduzido. 

Ve-se, assim, que a composigao do par-
que de maquinas-ferramentas em operagao 
num Pais deve estar estreitamente correla-
cionada corn a amplitude do seu mercado. 
Quanto maior seja o consumo, tanto mais 
elevada sera a proporgao de maquinas de 
producao no parque instalado. 
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No Brasil e relativamente baixa a rela-
gao entre maquinas de produgao e maqui-
nas universais, no parque instalado. Assim, 
tendo em vista que o mercado para as ma-
quinas especializadas ainda a escasso, corn-
preende-se o fato de a produgao interna 
atual limitar-se praticamente aos modelos 
corn caracteristicas de universalidade. 

A produgao nacional de maquinas-fer-
ramentas para trabalhar metais evoluiu de 
forma bastante acentuada ao longo dos ill-
timos anos, tendo passado de 10,0 mil to-
neladas (9,0 mil unidades), em 1959, para  

15,8 toneladas (15,4 mil unidades), em 1964, 
o que representa incrementos no periodo de 
respectivamente 58% em peso e 70% em 
unidades. Essa produgao se fez em 120 em-
presas, em sua grande maioria pequenas 
fabricas, pois apenas 14 possuem mais de 
100 operarios ocupados no setor, sendo que 
cerca de 90% da produgao e 88% do opera-
riado se encontram no Estado de Sao Paulo. 

A produgao interna, segundo os princi-
pais tipos de maquinas, distribuiu-se da se-
guinte forma, em 1964: 

Quadro 63 
BRASIL — PRODUCAO DE MAQUINAS- FERRAMENTAS, SEGUNDO OS PRINCIPAIS 

TIPOS — 1964 

Tipos de Mfiquinas Toneladas Unidades 

1. Tornos . 	  5.360 34.0 5.213 34.1 
2. Prensas 	  4.254 27.0 2:269 14.8 
3. Plainas 1.265 8.0 777 5.1 
4. Furadeiras 	  1.003 6.4 4.417 28.7 
5. Retificadoras 	  434 2.8 492 3.2 
6. Dobradeiras e similares 	 427 2.7 299 1.9 
7. Fresadoras 	  290 1.8 240 1.6 
8. Serras 231 1.5 864 5.6 
9. Outras . 	  2.514 15.8 769 5.0 

TOTAL 	  15.776 100.0 15.370 100.0 

FONTE: BNDE — Dtpartamento EconOmico. 

Quanto ao consumo, depois de o mesmo 
atingir niveis anormalmente elevados no 
bienio 1959/1960, como conseqiiencia da 
consolidagao do complexo industrial cuja 
instalagao no Pais se iniciara nos anos an-
teriores, a demanda interna de maquinas-
ferramentas baixou para 19,3 mil tonela-
das em 1961, crescendo de la para ca a uma 
taxa media anual de apenas 2,0% (em 
peso). 

No que se refere a procedencia das ma-
quinas, a composigao do consumo foi a se-
guinte: 

a) No bienio 1959/1960, de urn consu-
mo aparente de 47,8 mil toneladas, 
no valor estimado de 82,3 milhOes de 
&Hares, a participagao da produgao 
interna foi de respectivamnete 45% 
em peso e 30% em valor, o que bem 
mostra os pregos medios menores 
das maquinas nacionais comparati-
vamente corn as importadas, o que 

se relaciona diretamente corn a qua-
lidade e produtividade maior destas 
Ultimas. Neste bienio o peso unita-
rio das maquinas importadas foi de 
3,6 t por unidade ao passo que o 
das maquinas nacionais foi de 1,1 t 
por unidade. 

b) Durante o quatrienio 1961/1964 0 
consumo caiu para a media de 20,5 
mil toneladas/ano, nivel esse corres-
pondente a 85% da media anual ob-
servada no bienio anterior. Essa re-
dugao se fez, entretanto, imicamente 
as custas das importag5es, que se re-
duziram a media anual de 5,0 mil 
toneladas (1.560 unidades) e 11,6 mi-
lhOes de &Hares, contra as medias 
de 13,2 mil toneladas (3.700 unida-
des) e 26,0 milhoes de dOlares, ob-
servadas nos anos de 1959/1960. A 
participacao da produgio interna 
nesse intervalo, por sua vez, subiu 
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para 75% em peso e 60% em valor. 
Todavia, essa melhoria de posigio 
da produgao interna nao resultou de 
melhoramentos sensiveis na quali-
dade das maquinas fabricadas inter-
namente, tendo decorrido de redugio 
do volume de maquinas altamente 
qualificadas — ainda nao produzidas 
no Pais — incorporadas ao parque 
nesse interregno. 

Quanto a exportacao brasileira de me-
quinas-ferramentas, so comeca a tornar-se 
expressiva a partir de 1962, quando ultra-
passa a casa dos 100 mil dOlares. ApOs esse 
ano tende ela a expandir-se em ritmo bas-
tante acelerado, atingindo, em 1964, urn mi-
Mao de Mares. Ressalte-se a predominan- 

cia de tornos sObre os demais itens da pau-
ta de exportagoes, representando 89,8% do 
valor em 1964, justificando-se esse alto in-
dice pelo fato de terem atingido essas ma-
quinas niveis os mais elevados de desenvol-
vimento no complexo industrial brasileiro 
de maquinas-ferramentas. 

Quanto a destinagao das exportagOes, o 
fluxo se processa mais acentuadamente pa-
ra os paises membros da ALALC, tenden-
do a aumentar a medida que novas conces-
soes vao sendo realizadas. Tendo em vista 
a posigao ja akangada por sua indOstria, 
licito esperar-se que o Brasil venha des-
frutar da posigan de principal fornecedor 
para a America Latina, conquistando esse 
lugar "pari-passu" ao desenvolvimento de 
sua indristria de maquinas-ferramentas. 

VI — FINANCIAMENTO EXTERNO 

Em geral os paises em processo de 
desenvolvimento carecem de recursos inter-
nos em volume suficiente para atender aos 
investimentos programados de acOrdo corn 
as taxas de crescimento projetadas e ritmo 
da transformagao estrutural que se preten-
de imprimir. Por conseguinte, faz-se neces-
saria a complementagio do financiamento 
dessas inversOes corn recursos de origem 
externa, cuja participagao varia em fungao 
do estagio em que se encontra a economia 
dos referidos paises. 

Na verdade, a manutengio de um ritmo 
acelerado ao processo de desenvolvimento 
implica na necessidade de realizar investi-
mentos em volume superior a capacidade 
imediata de mobilizag5o de recursos inter-
nos, a menos que se imponha urn regime 
de poupangas forcadas corn forte impacto 
Are a capacidade de consumo ji, por si, 
reduzida, podendo refletir negativamente 
sebre a decis5o de investir. 

Por outro lado, a demanda crescente de 
divisas para importagOes de bens de capital 
e materiais essenciais, limitada por uma 
baixa capacidade de importacao, implica na 
necessidade de que seja mantido o nivel 

importagoes mediante o diferimento 
de seus pagamentos em prazo medio e Lon-
go, o que vem sendo obtido atraves da con- 

ssio de emprestimos por parte de forne-
cedores e/ou entidades financeiras privadas 
ou oficiais estrangeiras e de agencias inter-
acionais. 

PARA 0 DESENVOLVIMENTO 

Desta maneira, o financiamento externo 
assume particular interesse, seja como fonte 
adicional de recursos complementares a 
poupanga interna, seja como meio de man-
ter o nivel de importagifies essenciais ao 
processo de desenvolvimento. 

Os dados apresentados no Quadro n.0  64 
revelam os montantes do financiamento ex-
terno a economia brasileira no periodo de 
1954 a 1964, sendo que a maior entrada de 
capitais particulares se verificou entre os 
anos de 1957 e 1961, justamente aqueles em 
que o desenvolvimento econamico national 
atingiu as taxas mais elevadas. Os rthmeros 
relativos a 1957 e 1961 refletem, tarnbem, 
os favores concedidos a certos ramos indus-
triais que vieram tornar mais rentavel uma 
serie de invergies estrangeiras. 

Ainda no tocante ao Quadro sob exame, 
vale ressaltar que os capitais autOnomos — 
oficiais e particulares — entrados estiveram 
aquem das necessidades, como bem o de-
monstram os valOres das operagOes de re-
gularizagio, que na quase totalidade do pe-
riodo foram necessarios para cobrir os "de-
ficits" do Balango de Pagamentos em Conta 
Corrente. 

No Quadro 65 a seguir, apresenta-se a 
distribuigao percentual dos investimentos 
realizados por estrangeiros no Brasil, entre 
16-12-1957 e 31-12-1963, segundo os regis-
tros da antiga Superintendencia da Moeda 
e do Credit°, atual Banco Central. 
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Quadro 64 

BRASIL — AJUDA EXTERNA RECEBIDA NO PERIODO 1954/64 
(em milh6es de &Mares) 

Anos 

Capitals Particulares Capitals Oficiais 

Total 
Investi- 
mentos 

Reinvesti- 
mentos 

Empresti- 
mos e finan- 

ciamentos 

Empresti- 
mos e finan- 

ciamentos 

Operagoes 
de Regula- 

rimed° 

1954 11 40 32 77 200 360 
1955 43 36 24 60 61 224 
1956 89 50 131 100 — 28 342 
1957 143 35 211 108 37 534 
1958 110 18 223 150 195 696 
1959 124 34 291 148 — 21 576 
1960 99 39 217 130 58 543 
1961 108 39 346 183 310 986 
1962 69 67 178 165 120 599 
1963 30 57 93 169 188 517 
1964 30 215 88 333 

FONTE: Banco Central do Brasil. 

Quadro 65 

INVESTIMENTOS DE CAPITAIS ESTRANGEIROS NO BRASIL 
SEGUNDO OS TIPOS DE INDUSTRIA 

Registros deferidos por Decreto n. 0  42.820, de 16-12-57 
(Antiga Instrucao n.0  113, da SUMOC) 

PERIODO: 16-12-57 / 31-12-63 (em percentagens) 

Tipos de Indtistria 

I — Indtistria de Base 
A — Siderurgia 	  2,3 
B — Metalurgia dos nao-ferrosos 	  2,6 
C — Mecanicas e Eletricas pesadas   	 5,6 
D — Veiculos, automoveis e auto-pegas 	  44,6 
E — Mineragio 	  1,2 
F — Quimica de base e petroquimica 	  8,4 
G — Cimento   	 1,1 
H — Construed. ° naval   	 2,7 
I — Tratores, pegas e implementos 	  5,2 

Sub-total: Indtistrias de base 	  73,7 

II — Industrias leves 

A — Textil 3,5 
B — Alimentagao 	  2,4 
C — Quimica leve e Indlistria Farmaceutica 	  3,6 
D — Ceramica 	  0,1 
E — Mecanica e Eletricas 	  9,2 
F — Oleos Vegetais   	 0,5 
G — Outras 	  7,0 

Sub-total: Indtistrias leves   	 26,3 

TOTAL  	 100,0 

FONTE: Banco Central do Brasil. 

82 	 REVISTA DO BN.DE 



melba 
AC,A0 FINANCIADORA DO BNDE EM 1965 

1. INTRODUcA0 

A analise das atividades desenvolvidas 
pelo BANCO NACIONAL DO DESEN-
VOLVIMENTO ECONOMICO no exercicio 
de 1965 permite destacar dois aspectos mar-
cantes na atuagao da Entidade: sensivel di-
namizacao da sua egg° financiadora e ma-
nutenck de sua conclicao de principal agen-
te do Govern Federal responsavel pelo 
desenvolvimento dos setores estrategicos da 
economia brasileira. 

Corn efeito, o ano de 1965 registrou 
aprecifivel dinamizacao das atividades do 
BNDE, como resultado da conjugagao de 
diversos fat8res, dentre os quais cabe des-
tacar os seguintes: 

a) execucio de programas especificos 
destinados a atender a atividades 
fundamentais ao crescimento econ8- 
mico do Pais, atraves da operagio 
de Fundos recentemente instituidos 
pelo proprio Banco ou postos sob 
sua administragao, como sejam o 
"Fundo de Desenvolvimento Tecni-
co-Cientifico (FUNTEC)", o "Pro-
grama de Financiamento as Peque-
nas e Medias Empresas (FIPEME)", 
o "Fundo de Financiamento para 
Aquisicao de Miquinas e Equipa-
mentos Industriais (FINAME)" e o 
"Fundo de Financiamento de Estu-
dos de P r o j e t o s e Programas 
(FINEP)"; 

b) maior flexibilidade dada a aplicagao 
dos recursos oriundos dos AcOrdos 
de Emprestimo AID/BNDE (AcOr-
dos do Trigo); 

c) ampliagao das atividades do Banco 
em beneficio do desenvolvimento re-
gional do Pais, seja atraves de me-
lhor entrosamento corn os organis-
mos regionais e estaduais de desen-
volvimento na busca de oportunida-
des para investimentos, seja median-
te o fortalecimento da capacidade de 
investir das organizagoes bancarias 
de fomento, regionais e estaduais, 
corn a intensificagao da politica de 
repasse de recursos, iniciada em 
1964; 

d) adogio de metodos de trabalho mais 
eficientes pelos Oraos de direggo e 
de execucao do Banco; 

e) realizagao de estudos e pesquisas de 
natureza varia e entrosamento corn 
outros Orgios governamentais, enti-
dades privadas e organismos inter-
nacionais e estrangeiros, corn a fina-
lidade de ampliar a faixa de atuagao 
do BNDE em favor do desenvolvi-
mento das atividades basicas do Pais. 

Na analise a seguir exposta das ativida-
des do Banco no exercicio undo sao focali-
zados os aspectos marcantes da atuacAo 
desenvolvida pela 

2. A DEMANDA DE RECURSOS 

O quadro a seguir registra a evoluggo 
da colaboragao financeira pleiteada ao 
BNDE desde a sua criagio, relativamente 
a operagOes em moeda nacional e a pedidos 
de aval a creditos externos: 
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Anos 
Em moeda 

nacional 
(Cr$ milhoes 

correntes) 

1952/1958 92.472,7 
1959 34.358,7 
1960 33.997,1 
1961 37.019,4 
1962 94.082,1 
1963 65.056,5 
1964 56.225,0 
1965 (*) 129.881,9 

1952/1965 543. 093,4 

Prestagao 
de aval 

(Equivalencia 
em US$ mil) 

1.012.561 
171.286 
107.739 
67.423 

209.635 
177.734 
90.904 

228.734 
2.066.016 

Colaboracao Financeira Solicitada 

(*) Exclusive operaciies do FINAME. 

O quadro a seguir confronta as cifras 
referentes ao exercicio findo com as do ano 
de 1964, por setores postulantes da colabo-
ragao financeira do Banco. 

Conforme se observa, o setor industrial 
respondeu por parcela substancial do au-
mento registrado nas solicitagoes de credit° 
feitas ao Banco no exercicio passado, o que 

explicado, em parte, pelo vulto dos pedi-
dos de financiamento encaminhados ao 
FIPEME. De outra parte, o crescimento 
observado em relacao ao setor de energia 
eletrica decorre, principalmente, do pedido 
relacionado corn o projeto da Usina Foz do 
Chopin, no Parana. 

No tocante as solicitacOes de prestagao 
de aval, observa-se que o montante corres-
pondente elevou-se sobremaneira em 1965, 
sendo a maior cifra registrada desde 1957. 
0 setor industrial a responsavel por 83% do 
valor global dos avais solicitados. 

Vistos do 'Angulo de localizacao geogra-
fica dos respectivos empreendimentos, os 
pedidos de colaboragao financeira encami- 

SETORES 

Colaboraciio Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhOes correntes) 

lirestacao de aval 
(Equivalencia em US$ mil) 

1964 1965 (*) 1964 1965 

TRANSPORTE. 	  16.000,0 5.799 
ENERGIA ELETRICA 	  4.755,0 34.000,0 39.878 
INDOSTRIA 	  37.594,3 73.186,8 25.275 190.935 

Siderurgia 	  14.755,0 8.700,0 17.201 2.500 
Quimica 	  5.765,4 28.027,0 404 44.659 
Outras 	  17. 073,9 36.459,8 7.670 143.776 

AGRICULTURA E SETORES COM- 
PLEMENTARES 	  11.501,7 2.812,1 21.041 2.000 

OUTROS. 	  2.374,0 3.883,0 4.710 30.000 
TOTAL 	  56.225,0 129.881,9 90.904 228.734 

(*) Exclusive operagoes do FINAME. 

nhados ao Banco se distribuiram da forma 
indicada no quadro adiante. 

O mesmo quadro evidencia a elevada 
participacao das areas mais desenvolvidas 
do Pais na postulagao da ajuda financeira 
do BNDE, o que explica, em contrapartida, 
sua maior participacao tambem nos mon-
tantes da colaboragao aprovada pela Enti-
dade. 

3. COLABORACAO FINANCEIRA 
APROVADA EM 1965 

O quadro a seguir mostra a evolugao da 
colaboragao financeira aprovada pelo BNDE,  

sob as diferentes modalidades corn que ope-
ra a Instituicao. 

Com o objetivo de tornar mais repre-
sentativas e homogeneas as cifras corres-
pondentes a ajuda dispensada pelo Banco 
em operagOes em moeda nacional, os mon-
tantes respectivos aparecem especificados 
em valOres correntes e reais, os illtimos a 
pregos de 1965 e calculados corn base em 
indices elaborados pelo Departamento Eco-
nomic° do Banco, a partir de dados origi-
nals da Fundagao Getialio Vargas. 

Conforme sera examinado adiante, con-
vem salientar que o montante dos creditos 
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Anos 
Em moeda nacional 

Cr$ milhoes) Prestageo 
de aval 

(equiv. em 
US$ mil) A precos 

correntes 
A precos de 

1965 

1.181,0 62.157,9 
1.485,7 67.531,8 2.178 
2.997,9 99.520,3 7.133 
2. 592,6 68.226,3 20.672 
6.722,8 149.417,7 48.954 
8.700,8 186.894,0 89.865 

12.323,4 206.195,2 209.983 
10 . 816,4 123.198,0 163.011 
14.912,1 160.318,7 50.169 
25.473,3 185.193,6 62.836 
26.196,1 108.844,0 67.533 
43.722,3 103.490,6 10.755 

103.641,0 134.773,6 2.481 
357.404,2 357.404,2 55.423 

618.169,6 2.013.165,9 790.993 

Colaboragio Financeira Aprovada 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1952/1965 

REGIOES 

Colaboragio Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhees correntes) 

Prestacio de aval 
(Equivalencia em US$ mil) 

1964 1965 1964 1965 

BRASIL 	56.225,0 129.881,9 90.904 228.734 

Regioes Geo-cconornicas 	  

Norte 	  9.650,0 5.850,0 2.461 
Nordeste 	  10.595,3 18.096,0 5.044 278 
Sudeste 	  28.687,4 65.148,9 18.739 141.657 
Sul 	  1.802,1 39.063,0 39.619 5.000 
Centro-Oeste 5.490,2 1.724,0 25.041 
Inter-regional 81.799 

Wee-es da Lei 2.973/56: 

Regiao I (*) 	  
Regiao II (**) 	  

30.482,5 
25.742,5 

104.211,9 
25.670,0 

58.358 
32.546 

146.657 
278 

Inter-regional 81.799 

(*) Regioes Sudeste (menos o Estado do Espirito Santo) e Sul. 
(**) Regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Estado do Espirito Santo. 

em moeda nacional aprovados em 1965 in-
dui Vedas as modalidades da atividade ope-
racional desenvolvida presentemente pelo 
BNDE, isto e, atividades tradicionais e no-
vas formas de atuacao resultantes da ges-
tio de diversos Fundos especificos postos 
sob a administragao do Banco. 

0 mesmo quadro revela expressivo cres-
cimento da colaboragao em moeda nacional  

aprovada nos tres ultimos exercicios, o que 
se explica pelo vulto dos investimentos rea-
lizados pelo Banco na execucao dos gran-
des projetos sideriirgicos sob sua responsa-
bilidade, acrescendo destacar, relativamente 
ao exercicio de 1965, a participagao das 
aplicagoes de recursos proporcionados a 
conta dos Fundos administrados pela Enti-
dade. 
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adiante distribuidas segundo as modalidades 
respectivas. 

Por sua vez, vistas do Angulo de sua 
distribuigao setorial, as operagoes de credit° 
aprovadas em 1965 assim se decompOem: 

Operagoes Aprovadas em 1965 

0 niunero total de operagOes de credit° 
aprovados pelo BNDE em 1965 somou 1.928, 

Niunero de Operagoes de Credit° 
Aprovadas em 1965 

ESPECIFICACAO 

Projetos 
novos 

Suplemen- 
tagetes 	(*) 

A — OPERAcOES EM MOEDA NACIONAL 	 1.893 18 

Fundo do Reaparelhamento Econenico: 

— Recursos do Impasto de Renda e Dep6- 
sitos Compulsorios 	  19 12 

— Inversoes das Cias. Seguradoras 	 1 3 

Fundos Especiais: 

— Acordos de Emprestimos AID/BNDE 28 3 
— FUNTEC 	  10 
— FIPE1VIE 	  34 
— FINEP 	  7 

FINAME 	  1.793 
— Repasse de creditos externos 	 1 

B — OPERAcOES DE PRESTAcA0 DE AVAL 	 10 7 

TOTAL 	  1.903 25 

Total 

1.911 

31 
4 

31 
10 
34 

7 
1.793 

1 

17 

1.928 

(*) SuplementagOes de recursos a projetos ji aprovados anteriormente. 

Nitmero de Operagoes de Credit() 
Aprovadas em 1965 

SETORES BENEFICIADOS 
Em moeda 

national 
Prestagito 
de aval 

Transporte e Comunicagoes 	  1 3 
Energia Eletrica 	  6 3 
Industrie (x) 	  1.863 11 
Agriculture e set. complementares 	  6 
Ensino e pesquisas tecnicas (xx) 	  11 
Repasse a bancos de desenvolvimento 	 24 

TOTAL 	  1.911 17 

(x) Inclusive operac5es a conta do FIPEIVIE, FINAME e 
(xx) Inclusive o repasse a CAPES de financiamento do BID. 

Total 

4 
9 

1.874 
6 

11 
24 

1.928 

Modalidades de Colaborapio 
0 quadro a seguir registra o desdobra-

mento dos creditos em moeda national 
aprovados em 1964 e 1965, segundo as di-
ferentes modalidades de colaboragao com 
que vem operando a Entidade. Num pri-
meiro grupo foram reunidas as modalidades  

tradicionais de operagao do Banco, a con 
do Fundo do Reaparelhamento Econtimico 
enquanto no grupamento seguinte for 
incluidas as modalidades operacionais em 
pregadas pelo Banco, mediante a movimen-
tagao de recursos destinados a program 
especificos sob sua responsabilidade. 
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MODALIDADES 

Colaboracao Financeira em 
Moeda Nacional Aprovada 

(Cr5 milhoes correntes) 

1964 1965 

— OPERACOES A CONTA DO FUNDO DE 
REAPARELHAMENTO ECONOMICO 	 

— Emprestimos Convencionais 	  
— Participagao 	Societaria e 	Operagoes 	de 

Underwriting 	  
— Adiantamentos de recursos 	  
— Inversoes diretas de empresas de seguro 

e 	capitalizaggio 	  
— FUNTEC 	  

— OPERAcoES A CONTA DE RECURSOS 
ESPECIAIS 	  

— AcOrdos de Emprestimo AID/BNDE 
— FUNAI 	  
— FIPENIE 	  
— FINEP 	  
— FINAME 	  
— Repasse de creditos externs (*) 	 

TOTAL 	  

43.293,0 247.555,8 

16.415,0 

5.645,0 
19.523,0 

1.577,1 
132,9 

60.348,0 

37.572,4 

99.353,7 
106.551,0 

3.066,6 
1.012,1 

109.848,4 

10.848,0 
49.500,0 

103.641,0 

34.004,1 
9.973,0 

16.150,7 
133,0 

41.677,6 
7.910,0 

357.404,2 

) Repasse a CAPES de credit° concedido pelo BID. 

Atividades Beneficiadas pela Colabora-
gio do BNDE 

A agregagao das operagoes aprovadas 
segundo os setores de atividade economica 
favorecidos pela atuagao do Banco oferece 
para 1964 e 1965 as resultados registrados 
na tabela adiante. 

Somados os valOres de 1965 aos montan-
tes das operagoes relativas aos exercicios 
anteriores, compiie-se a tabela a seguir, da 
qual, conforme já referido, foram excluidas 
as operagoes que, embora tivessem sido 
aprovadas pelo Banco, nao puderam ser for-
malizadas por motivos supervenientes. 

A analise da agao financiadora do BNDE, 
em 1965, fornece, ainda, as seguintes infor-
macOes adicionais a respeito dos setores de 
atividade econOmica beneficiados pela atua-
cao desenvolvida pelo Banco: 

A — TRANSPORTE 

Em 1965, nenhum niivo credito em moe-
da nacional foi aprovado pelo Banco em fa-
vor do setor de transporte. Ja em relagao 
a operagoes de prestacao de aval, cumpre 
salientar terem sido aprovadas duas opera-
goes de interesse da navegacao aerea, atra- 

ves das quais o Banco deu a sua garantia 
para que a empresa SADIA adquirisse na 
Inglaterra 5 aviOes Dart Herald-200 e res-
pectivas pecas e partes sobressalentes, e 
VARIG para que importasse pegas e partes 
sobressalentes para aeronaves a jato por 
ela exploradas. 

Ainda no setor de transporte, poderiam 
ser classificados os avais concedidos pelo 
Banco as empresas PROVIMI e IPEMA, 
destinados a garantir a aquisigao e impor-
tagan, financiada por estaleiro mexicano, de 
um total de 7 modernas embarcagOes para 
pesca a serem utilizadas na Amazonia e no 
Nordeste. 

Finalmente, o Banco aprovou novo aval 
de interesse da Administragao do Porto do 
Rio de Janeiro (APRJ), vinculado a im-
portagao de equipamentos para o Parque 
de Minerios e Carvio da Guanabara, em 
fase final de instalagao. 

B — ENERGIA ELETRICA 

Em relacao a esse setor basica as me-
didas adotadas pelo Govern no sentido de 
assegurar recursos de outras fontes para o 
financiamento dos programas de eletrificacan 
em curso no Pais tem permitido ao BNDE 
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Setores Beneficiados 

Colaboracao Financeira Aprovada 

Operaciies em moeda 
nacional 

(Cr$ milhoes, correntes) 

Prestacao 
(Equivalencia 

US$ 

1964 

de aval 
em 

mil) 

1964 1965 1965 

Transporte 	  
Energia Eletrica 	  
Indiistria . 	  

21.109,3 
81.803,8 

3.927,2 
272.720,6 

2.077 
404 

12.693 
2.394 

40.336 
Siderurgica 	  74.240,5 243.316,5 39.061 
Outras . 	  7.563,3 29.404,1 404 1.275 

Agriculture e set. complementares 	 595,0 1.723,0 243.316,5 
Estudos 	e 	Pesquisas 	Tecnico-Cientificas 

(FUNTEC) 	  132,9 1 . 012,1 
Pequenas e Medias Empresas (FIPEME) 1/ 	 7 . 950,7 
Estudos de Projetos e Programas (FINEP) 133,0 
Compra e Venda de Maquinas Equipamentos 

Industrials (FINAME) 	  41 . 677,6 
Repasse a Bancos de Desenvolvimento 2/ 	 20. 200,0 
Repasse de Creditos Externos 3/ 	  7.910,0 
Participagao na EMBRATEL 	  150,0 

TOTAL 	  103.641,0 357.404,2 2.481 55.423 

1/ — Exclusive as operag6es de repasse a Bancos de Desenvolvimento. 

2/ — Inclui os seguintes recursos: Cr$ 6.625,5 milhOes do FRE; Cr$ 5.374,5 mil/16es dos Acordos AID/B 
e Cr$ 8.200,0 milh6es do FIPEME. 

3/ — Repasse a CAPES do emprestimo concedido pelo BID para ensino e pesquisas. 

Total da Colaboragao Financeira Aprovada 
pelo BNDE — 1952/1965 

Setores Beneficiados 

Transporte 	  
Energia Eletrica 	  
Industrie 	 

Siderurgia 
Outras 	  

Agriculture e set. complementares 	  
Estudo e Pesquisas Tecnico-Cientificas (FUNTEC) 
Pequenas e Medias Empresas (FIPEME) 1/ 	 
Estudos de Projetos e Programas (FINEP) 	 
Compra e Venda de Mfiquinas e Equipamentos.  

Industrials (FINAME) 	  
Repasse a Bancos de Desenvolvimento 2/ 	 
Repasse de Creditos Externos 3/ 	  
Participagao na EMBRATEL 	  

TOTAL 	  

Em moeda nacional 
(Cr$ milhOes) 

A pregos 
correntes 

A precos 
de 1965 

15. 271,6 381.343,1 
66.695,7 495.031,3 

448.721,0 1.013.265,9 
390.967,2 744.878,4 
57.753,8 268.387,5 

6.215,0 39.351,9 
1.145,0 1.184,9 
7.950,7 7.950,7 

133,0 133,0 

41.677,6 41.677,6 
22.300,0 25.164,5 

7 .910,0 7.910,0 
150,0 150,0 

618.169,6 2.013.165,9 

Prestagiio 
de aval 

(Equival. em 
US$ mil) 

178.089 
158.954 
441.339 
365.023 
76.316 
12.611 

790.993 

1/ — Exclusive as operagOes de repasse a Bancos de Desenvolvimento. 

2/ — Inclui recursos do Fundo do Reaparelhamento Economico, dos AcOrdos AID/BNDE e do F1P 

3/ — Repasse a CAPES de emprestimo concedido pelo BID. 
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reduzir, sensivelmente, sua colaboragio fi-
nanceira a esses programas. Assim a que, 
ern 1965, o Banco aprovou e concedeu fi-
nanciamento a urn imico projeto nay° no 
setor de energia eletrica, ou seja, o da am-
pliagao dos sistemas de transmissao e dis-
tribuigao da energia gerada na Usina do 
Funil, na Bahia, de concess5o da CERC, 
pelo qual se programou a construgao de 292 
quilOmetros de linhas de transmissao bene-
ficiando uma centena de importantes loca-
lidades baianas. 

As demais operagoes de credit° em moe-
das nacional e estrangeira, aprovadas pelo 
Banco em 1965, objetivaram tio-sOmente 
suplementar recursos para a conclusio de 
projetos ji aprovados e financiados ante-
riormente pela Instituigito, a saber: Cia. 
rorga e Luz Cataguazes-Leopoldina (con-
clusio da Usina Mauricio II); Centrais Ele-
tricas de Santa Catarina S.A. — CRLESC 
(termino do projeto de aproveitamento hi-
droeletrico dos Rios Cedros e Palmeiras); 
Cia. Paranaense de Eletricidade — COPEL 
(conclusao da linha de transmissao Ponta 
Grossa-Curitiba); Centrals Eletricas de Mi-
nas Gerais S.A. — CEMIG (construgao das 
linhas de transmissao Peixotos-Tres Ma-
has); Cia. Hidroeletrica do Rio Pardo (ter-
mino do sistema de transmissao corn a im-
portagio de equipamentos para 8 estag5es 
abaixadoras); Sociedade Termoeletrica do 
Capivari — SOTELCA (finalizacao do pro-
jeto da Usina do Capivari e seu sistema de 
transmissao, corn a importagao de equipa-
mentos europeus). 

C — INDUSTRIA 

01' A colaboragio financeira dispensada ao 
setor industrial tern assumido, progressiva-
mente, imporVancia cada vez mais prepon-
derante na atividade operacional do BNDE. 
A dinamizagio da agio financiadora do 
Banco em favor do setor industrial é resul-
tado, principalmente, dos seguintes fat8res: 

IREV

a) canalizagio de recursos de monta 
para o termino da execugao de pro-

,  jetos que jfi contavam corn o apoio 
financeiro do Banco e cuja conclu-
sao é fundamental para o acelera-

-  mento do progresso econOmico do 

b) financiamento de novos empreendi-
mentos industriais de base; 

c) ampliagao do campo de atuagan e 
flexibilidade dos criterios de enqua-
dramento utilizados pela Ehtidade, 
corn vistas a dinamizar a aplicagio 
de recursos disponiveis; 

d) operagio de Fundos vinculados a 
programas especificos de atendimen-
to do setor industrial; 

e) adog5o de normas de trabalho que 
tern permitido acelerar a elaboragao 
e o exame de projetos. 

As informag5es focalizadas a seguir per-
mitem aferir a importancia do papel desem-
penhado, em 1965, pela agio financiadora 
do BNDE, em proveito do setor industrial. 

i) Suplementacilo de Recursos par a 
Projetos em Execucao 

Em 1965, o Banco prosseguiu na sua po-
litica de suplementar recursos para o pros-
seguimento e termino de alguns empreen-
dimentos industrials da major relevancia 
para o desenvolvimento nacional, como sao 
os projetos siderurgicos da COSIPA, USI-
MINAS, Ferro e Ago de Vitoria e Aliperti, 
e os projetos da ARNO, INGA, COPERBO 
e MAFERSA. 

ii) Projetos Industrials Novos 

A efetivagao dos projetos financiados 
pelo BNDE, em 1965, atraves de operagOes 
tradicionais, corn recursos do Fundo do Rea-
parelhamento Econ8mico e dos Ac8rdos de 
Emprestimo AID/BNDE, permitira iniciar 
ou expandir, a curto prazo, a produgao in-
dustrial brasileira nos seguintes niveis: 

Siderurgia 

* 70.000 t/ano de lingotes e 50.000 t/ano 
de produtos de altos especiais; 

* 200.000 t/ano de lingotes de ago co-
mum; 

* 200.000 t/ano de laminados e trefila-
dos de ago comum; 

* 15.000 t/ano de tubos e conexOes de 
ferro fundido. Brasil; 
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Mecanica 

* 24.600 t/ano de variada gama de ma-
quinas e equipamentos; 

* 70% dos equipamentos para a cons-
trugao anual de uma fabrica de ci-
mento de 500 t/dia; 

* 300 t/ano de maquinas para trefila-
cao. 

Quimica 

* 110.000 t/ano de superfosfato simples 
(20% de P205 ); 

* 16.500 t/ano de acid° fosfOrico ex-
presso em 

* 45.200 t/ano de acido sulfilrico 
(100%); 

* 1.350 t/ano de "maneb"; 

* 32.000 t/ano de monomer° de esti-
reno; 

* 12.000 t/ano de dodecilbenzeno. 

Outras Indtistrias 

* 9.600 t/ano de manufaturas de juta; 

* 4.100 t/ano de manufaturas de sisal; 

* 700.000 t/ano de calcareo britado pa-
ra siderurgia e outros fins; 

* 65.000 t/ano de cal de diversos tipos, 
inclusive para siderurgia de fornos 
LD; 

* 8.000 t/ano de leite em pO integral 
instantaneo (na Bahia); 

* 17.200 t/ano de "gluten meal". 

iii) Pequena e Media Empresas Indus-
triais 

O BNDE iniciou, em 1965, a execugao do 
Programa de Financiamento a Pequena e 
Media Empresas (FIPEME), tendo conce-
dido um total de 34 financiamentos a sua 
conta. 

Os creditos outorgados pelo Banco atra-
ves do FIPEME objetivam a instalagao ou  

ampliagao de fabricas de pequeno e medio 
portes cuja linha de produgao abrange a 
fabricacao dos seguintes produtos: 

Metaltirgica — valvulas e registros; pe-
gas forjadas diversas; laminados e fun-
didos de metais nao ferrosos; tubos de 
ago; metalurgia do p6; parafusos; 

Mecanica — equipamentos para navios; 
calderaria pesada; equipamentos para 
perfuracao de pogos de petrOleo; niples 
de bicicleta; equipamentos de aspersao; 

Material de transporte — auto-pegas di-
versas, incluindo: pistOes e pinos, meca-
nismos de diregao e bronzinas; 

Material eletrico — materiais de mica e 
transformadores; 

Quimica — Sorbitol; soda caustica e clo-
ro; carbonato de calcio; calcareo moido; 
carboximetilcelulose; 

Material plastic° — peps diversas de 
plastico; 

Celulose e papel — recuperacao da soda , 
caustica no processo; 

Textil — reequipamento de fabricas de 
fios de titulagem, fios e cordas de fibras 
sinteticas, fios de seda natural e tecidos; 

Madeira — madeira aglomerada; 

Alimentagao — Oleo de milho e cha pre-
to beneficiado. 

Alem disso, cumpre salientar que o 
FIPEME realizou duas operacaes de repas-
se, respectivamente corn o Banco de Desen-
volvimento do Extremo-Sul e o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, para fi-
nanciamento de pequenas e medias indus-
trias localizadas nos Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Parana e Minas 
Gerais. 

iv) Aquisicao de Miquinas e Equipa-
mentos Industriais 

Atraves do FINAME foram contratadas, 
em 1965, 1.793 operagOes de credit° vincula-
das a compra e venda de maquinas e equi-
pamentos industriais, totalizando Cr$ 41,7 
bilhaes. 
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A atividade desenvolvida pelo FINAME 
piciou estimulo eficiente ao trabalho do 
r industrial brasileiro, sej a permitindo a 

uisicao de maquinaria e equipamentos ne-
ssarios a ampliacao e ao funcionamento 

grande warner() de fabricas, seja possi-
tando incrementar o trabalho e as ven-

dessas maquinas e equipamentos por 
ante dos seus fabricantes, particularmente 

industrias mecanicas e automobilistica. 
relagao a esta ultima , convem destacar 

que, em 1965, atraves dos financiamentos 
do FINAME, foram adquiridos 874 cami-
nhoes pesados, dos quais 284 da FNM, no 
valor global de Cry 10,8 bilhOes. 

v) Elaboraglio de Projetos Industrials 

A instituicgo, em 1965, do Fundo de Fi-
nanciamento de Estudos de Projetos e Pro-
gramas (FINEP) correspondeu a um nOvo 
e importante estimulo ao desenvolvimento 
do parque industrial brasileiro — se bem 
que atendendo, igualmente, a outros setores 
bisicos — mediante a inovagao do financia-
mento a elaboracgo de estudos de projetos 
e programas que permitam o aceleramento 
do progresso econOmico do Pais. 

Tendo iniciado o seu funcionamento sO-
mente no final de 1965, o FINEP Ode apro-
var, no exercicio, sete operagOes de finan-
ciamento para a elaboragao de estudos de 
projetos e programas objetivando o se-
guinte: 

— instalacao de uma fabrica de sacaria 
de juta em Belem, PA; 

— ampliagao de uma febrica de arame, 
em Sao Paulo, mediante a implanta-
ca.() de urn setor de arame farpado; 

- implantagao de uma indiastria de ex- 
track) e beneficiamento de madeira 
em Parati, RJ; 

— instalaga) de uma fLbrica de Lido 
citrico em Sao Paulo; 

— estudo para determinar as possibili-
dades de desenvolvimento da indlas-
tria quimica no Estado de Minas Ge-
rais; 

— instalacao de uma febrica de petrola-
tos na Bahia; 

— estudo de viabilidade da implantagao 
de urn centro de conservagao de ali-
mentos utilizando os processos de 
congelamento rapido e liofilizagao, 
corn localizacao a ser ainda determi-
nada. 

D AGRICULTURA E SETORES 
COMPLEMENTARES 

Em termos de valor e comparativamen-
te a outros setores favorecidos pelo Banco, 
a assistencia financeira oferecida pela En-
tidade, em 1965, ao desenvolvimento das ati-
vidades complementares do setor agricola 
mostrou-se relativamente modesta, confor-
me ocorrido, alias, em exercicios anteriores. 
Tal situagao se explica pela sujeicao impos-
ta pelos criterios de enquadramento e prio-
ridade que norteiam a acao financiadora do 
Banco e pelo fato de que a Instituigao ja 
atendeu a rnlmero apreciavel de programas 
e projetos especificos nesse setor, particular-
mente no que diz respeito a implantagao de 
redes de armazens e silos, de armazens fri-
gorificos, de matadouros industriais, etc. 

Os creditos aprovados pelo Banco, em 
1965, beneficiaram os seguintes empreendi-
mentos: 

Armazens e silos — foram dados novos 
recursos a COPASA para o termino do 
seu projeto de instalacao de uma rede 
de armazens convencionais no Parana; 

Matadouros industrials — os dois proje-
tos aprovados permitirao aumentar a ca-
pacidade de abate e industrializagao de 
gado em 550 cabecas de bovinos e 100 
de suinos ou caprinos, por dia. 0 pri-
meiro a de responsabilidade do Frigori-
fico do Piaui S.A. (FRIPISA), socieda-
de de economia mista que este instalan-
do urn matadouro industrial em Campo 
Maior, corn capacidade para o abate die-
rio de 300 bovinos e 100 suinos ou capri-
nos, bem assim as instalac6es frigorificas 
respectivas e ainda urn entreposto de 
pescado e carne em Teresina. 0 outro 
projeto aprovado visa o aumento da ca-
pacidade de abate da FRIMA — Frigo-
rifico Matogrossense S.A., em Campo 
Grande, MT, de 500 para 750 cabecas de 
bovinos por dia. Alem disso, o projeto 
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da FRIMA inclui a aquisicao de 42 va-
goes frigorificos para carne, corn capa-
cidade total de 714 t; 

Agricultura 	utilizando recursos dos 
AcOrdos AID/BNDE, o Banco concedeu 
urn financiamento a empresa CARGIL, 
destinado a atender os investimentos 
programados para a instalagio do seu 
empreendimento, em Sao Paulo, na  li-
nha da industrializagao de sementes de 
milho hibrido e de sorgo. 

Ainda em relagao ao setor agricola, 
conviria salientar a assistencia crediticia 
dispensada pelo Banco, em 1965, a projetos 
de instalagao de fabricas de fertilizantes 
(superfosfato simples e acid° fosfOrico), de 
manufaturas de juta e sisal, de leite em pO 
e, finalmente, o plantio de 1.000 ha de pi-
nheiros para fabricagao de celulose em San-
ta Catarina. 

E — ENSINO E PESQUISAS TCCNICO- 
-CIENTWICAS 

Gragas a atividade desenvolvida atraves 
do Fundo de Desenvolvimento Tecnico-
-Cientifico (FLTNTEC), operado efetiva-
mente a partir de 1965, o Banco aprovou, 
em 1965, varias operag5es de credit° em fa-
vor de instituig5es ligadas ao ensino e a 
pesquisas tecnico-cientfficas, que permiti- 

alcangar os seguintes objetivos: 

Cursos de Pos-Graduaglio — de Quimi-
ca Organica, de Engenharia MecAnica, 
de Engenharia Quimica, de Fisica e de 
Fisica Nuclear; 

Pesquisas Tecnieo-Cientificas — produ-
ca.° de catalizadores para a indfistria de 
refinacao de petrOleo; siderurgia e pro-
dugio de celulose. a partir do eucalipto. 

F — REPASSE DE RECURSOS A BAN- 
COS REGIONAIS E ESTADUAIS 

DE DESENVOLVIMENTO 

Com o objetivo de ampliar sua faixa de 
atuagao no processo de desenvolvimento 
regional do Brasil e de fortalecer a capaci-
dade de investir de organizag5es bancarias 
regionais ou estaduais vinculadas ao finan-
ciamento de programas e projetos de inte-
resse para o crescimento economic° das di- 

versas RegiOes geo-econOmicas do Pais, lin 
ciou o BNDE, em 1964, politica de gran 
alcance relacionada corn o repasse de re 
cursos da Entidade a bancos regionais o 
locais de desenvolvimento. 

Em 1964 foram formalizadas duas ope,  
rag5es corn essa finalidade, em beneficio d 
Banco Regional de Desenvolvimento do Ex 
tremo Sul (BRDE) e do Banco de Desen 
volvimento de Minas Gerais, respectiva 
mente nos valores de Cr$ 1.600 milhOes 
Cr$ 500 milhaes. 

No exercicio de 1965 a politica de repas 
se assumiu proporg5es mais amplas, utili 
Xando o BNDE, para esse fim, recursos prO 
prios e recursos dos AcOrdos de Empresti-
mos AID/BNDE e do FIPEME. 0 valor glo-
bal das operagOes de repasse aprovadas e 
1965 somou Cr$ 20,2 bilh5es, distribuidos da 
maneira registrada na tabela a seguir. 

Distribuicao Geografica da Colaboraciio 
Aprovada 

0 exame da composigao da assistencia 
financeira aprovada pelo BNDE, no exer-
cicio de 1965, segundo as regi5es geo-eco-
nOmicas de localizacao dos empreendimen-
tos assistidos, permite constatar, comparati-
vamente ao ano de 1964, apreciavel incre-
ment° do valor dos creditos concedidos as 
RegiOes menos desenvolvidas econOmica-
mente, particularmente as RegiOes Norte e 
Nordeste. 

A dinamizagao imprimida, em 1965, na 
politica de repasse de recursos do Banco a 
organizag5es bancarias regionais e estaduais 
de desenvolvimento econOmico foi respon-
savel, em larga medida, pelo aumento re-
gistrado no montante da colaboragao da 
Entidade as areas menos evoluidas econO-
micamente. Assim a que foram aprovadas, 
em 1965, operagOes de repasse no valor to-
tal de Cr$ 12,0 bilhoes, em favor do Banco 
de Credit° da AmazOnia e de organismos 
de fomento dos Estados do Amazonas, Pa-
ra, Maranhao, Piaui, Ceara, Paraiba, Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, alem 
de Cr$ 8,2 bilh5es repassados corn recursos 
do FIPEME aos Bancos de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul e de Minas Gerais. 

Por outro lado, foram igualmente apro-
vados financiamentos de importantes em-
preendimentos em realizagao nas regiOes 
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Origem dos Recursos 

Fundo do 
Reap. Eco- 

niimico 
Acordos 

AID/BNDE 

Total 
FIPEME 

2.674,5 

890,0 
890,0 
894,5 

2.700,0 

270,0 
270,0 

450,0 
225,0 

450,0 
360,0 
225,0 
450,0 

5.374,5 

3.10,0 

5.100,0 

8.200,0 

Entidades Beneficiadas  

Operagoes de Repasse Aprovadas em 1965 
(Cr$ milhoes) 

NORTE 

Banco de Credit° da Amazonia 	 
Banco do Estado do Amazonas 
Banco do Estado do Para 	  

NORDESTE 

Banco do Estado do Maranhao 
Banco do Estado do Piaui 
CODEC — Investimento e Financiamento 

S. A.. (CE) 
Banco do Estado da Paraiba 
Banco de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco 
Banco da ProducSo do Estado de Alagoas. 
Banco de Fomento Economic° de Sergipe 
Banco de Fomento da Bahia 

SUDESTE 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

SUL 

BRDE — Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul 

TOTAL 	  

	

6.000,0 	3.  325,5 

	

2 . 000,0 	1.110,0 

	

2.000,0 	1.110,0 

	

2 . 000,0 	1.105,5 

	

6.000,0 	3.300,0 

	

600,0 	 330,0 

	

600,0 	 330,0 

	

1.000,0 	 550,0 

	

500,0 	 275,0 

	

1.000,0 	 550,0 

	

800,0 	 440,0 

	

500,0 	 275,0 

	

1.000,0 	 550,0 

3.100,0 

5.100,0 

20.200,0 6.625,5 

de menor nivel de desenvolvimento, desta-
cando-se os seguintes: ampliagao de fabri-
ca de manufaturas de juta no Para; expan-
sao dos sistemas de transmissao e de dis-
tribuigao de energia eletrica da Usina do 
Funil (CERC), na Bahia; termino do pro-
jeto da COPERBO, de instalacao de uma 
fabrica de polibutadieno em Pernambuco; 
instalacao de fabrica de manufaturas de si-
sal na Paraiba; instalacao, pela FRIPISA, 
de moderno matadouro industrial e de en-
treposto de carnes e pescado, no Piaui; exe-
cugao do projeto da Ferro e Ago de VitOria, 
no Espirito Santo; ampliagao de matadouro 
industrial em Mato Grosso, etc. Mediante 
prestagao do seu aval, o Banco colaborou, 
em 1965, para a aquisigao de embarcacOes 
de pesca por empresas localizadas no Para 

Maranhao e para a ampliagao de fabrica 
e manufaturas de juta e malva, no Mara- 

0. 

Nao obstante, as areas mais desenvolvi-

das do Pais mantiveram, em 1965, sua po-

sigao de lideranca na obtengao da ajuda fi-

nanceira do BNDE, com uma participacao 

da ordem de 88% do montante dos creditos 

aprovados. Essa situagao a decorrente nao 

apenas da prOpria importancia econOrnica 

dessas areas, como ainda do fato de que a 

maioria das solicitagOes de colaboragao fi-

nanceira encaminhadas ao Banco provem 
de Estados localizados nas RegiOes Sudes-
te e Sul. Alem desse fato, parcela aprecia-

vel dos creditos concedidos em 1965 desti-
nou-se a atender suplementagOes de recur-
sos necessarios a conclusao de importantes 
empreendimentos de responsabilidade do 
prOprio Banco, localizados no Sudeste, como 
sao os projetos sidenargicos da COSIPA e 
USIMINAS. 
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Regiiies 

Colaboragio Financeira Aprovada 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhoes correntes) 

Prestacao de aval 
(Equiv. em US$ mil) 

1964 1965 1964 1965 

BRASIL 	  103.641,0 357.404,2 2.481 55.423 

Regioes Geo-economicas: 

Norte 6.889,2 288 
Nordeste 2.205,0 13.869,7 2.481 987 
Sudeste 	  88.676,0 315.288,3 41.286 
Sul 160,0 12.211,5 2.063 
Centro-Oeste 12.600,0 642,0 
Inter-regional 	  10.799 
NA° discriminado 	  8.503,5 

Regioes da Lei 2.973/56: 

Regiao 	I (*) 	  79.136,0 317.055,0 41.964 
Regiao II 	(**) 	  24.505,0 31.845,7 2.481 2.660 
Inter-regional 10.799 
Nao discriminado 	  8.503,5 

(*) — Regi6es Sudeste (menos o Espirito Santo) e Sul. 

(**) — Regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espirito Santo. 

4 — RECURSOS FINANCEIROS —
1965 

No decorrer de 1965, contou o BNDE 
corn recursos da ordem de Cr$ 500 bilhOes, 
provenientes, basicamente, das seguintes 
fontes: 

a) Recursos tradicionalmente entregues 
a sua gestao, isto é, os do Fundo do 
Reaparelhamento EconOmico e os re-
sultantes de convenios assinados corn 
a Agencia Internacional para o De-
senvolvimento (USAID), decorrentes 
dos chamados "AcOrdos do Trigo"; 

b) Recursos externos de natureza di-
versa canalizados atraves do FIFE-
ME, FINAME e FINEP; e 

c) Recursos Vinculados, corresponden-
tes a depOsitos de terceiros, cuja mo-
vimentacao a atribuida, por Lei, a 
outros organismos da Administracao 
PUblica Federal. 

Os montantes relativos a cada urn dos 
itens acima enumerados podem ser vistos 
na tabela a seguir apresentada, a qual per-
mite as seguintes consideragees: 

a) da parcela de 20% da arrecadaca 
do ImpOsto de Renda, principal corn-
ponente do Fundo do Reaparelha-
mento EconOmico, foram entregue 
no exercicio em referencia, CrS 94, 
bilhoes, ou seja, o eqiiivalente a 50% 

do que legalmente a devido ao 
BNDE, uma vez que o Impost° de 
Renda arrecadado, ern 1965, elevou-
se a mais de 1 trilhao de cruzeiros. 
tsse item corresponde a, apenas, 19% 
do montante global dos recursos mo-
vimentados em 1965; 

b) do aumento das reservas tecnic , 
das companhias de seguro e capita 
lizacao, cuja obrigatoriedade de re 
colhimento ao BNDE e/ou de apli-
cagOes diretas extingue-se em 196 
foram entregues CrS 3,9 bilhOes; 

c) os demais recursos prdprios, consti-
tuidos, em sua maior parcela, do re-
torno de financiamentos e do said ' 
operational, alcancaram o montant 
de Cr$ 66,2 bilh5es, devendo ser as 
sinalada a alta participagao de retOr 
no do capital aplicado, em face d 
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OBS.: - Exclusive Capital e Reservas. 

TA DO BNDE 

medidas recentemente adotadas pelo 
Banco; 

d) os AcOrdos de Emprestimo AID/ 
BNDE produziram, em 1965, Cr$ 36,7 

elevando consideravelmente 
a sua participacao no montante glo- 
bal de recursos, participagao esta que 

se havia reduzido a partir do exer-
cicio de 1961; 

d) os demais recursos de origem exter-
na canalizados para o FIPEME, FI-
NAME e FINEP alcancaram, em 
conjunto, a cifra de Cr$ 41,5 bilh5es, 
ou seja, 8,4% do total. 

95 

Discriiminacao 

SALDO EM 31-12-64 	 

RECURSOS PROPRIOS 

 

 

20% da Arrecadagao do Imposto de Renda 	 
Adiantamento do Tesouro Nacional 	 
Reservas Tecnicas das Cias. de Seg. e Capit, 
Retorno de Financiamento 	  
Saldo Operacional 	  
Outros Recursos Pr6prios 	  

AcOrdos de Emprestimos AID/BNDE 	  
Ac6rdos de Emprestimos BNDE/BID 	  
Recursos do FINAME 	  
Recursos do FINEP 	  
Recursos do FUNAI 	  

RECURSOS VINCULADOS 	  

TOTAL  

Recursos Mobilizados pelo 
BNDE em 1965 

Valor 
(Cr$ bilhoes) 

62 1,2 

176,3 35,5 

94,2 19,0 
12,0 2,4 

3,9 0,8 
30,4 6,1 
13,6 2,7 
22,2 4,5 

91,5 18,5 

36,6 7,4 
3,3 0,7 

37,9 7,6 
0,4 0,1 

13,3 2,7 

222,5 44,8 

496,5 100,0 

RECURSOS ESPECIAIS 



mpg 
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informacoes 
FUNDOS ESPECIAIS DO BNDE 

Corn vistas a dinamizar e ampliar sua 
tick financiadora na promo*, do desen-
volvimento econ8mico do Pais, o BNDE 
passou a exercitar, desde 1965, novas mo-
dalidades de financiamento, compreendidas 
na operagao de Fundos especiais destina-
dos a atender as- necessidades de recursos 
de importantes setores da economia nacio-
nal. 

A fim de tornar mais conhecidas as fi-
nalidades e os metodos operacionais dos re- 

feridos Fundos, resumem-se, em seguida, as 

informagoes basicas referentes ao "Progra-

ma de Financiamento as Pequenas e Medias 

Empresas (FIPEME)", "Fundo de Desen-

volvimento Tecnico-Cientifico (FUNTEC)" 

e "Fundo de Financiamento de Estudos de 

Projetos e Programas (FINEP)". Informa-

cOes mais detalhadas poderao ser obtidas di-

retamente junto ao BNDE. 

A — PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 
— FIPEME 

Atos Normativos 
Resolucao n.° 166/65, do Conselho de 
Administracao do BNDE, e Resolucoes 
posteriores. 
Natureza dos Recursos 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento — BID (emprestimo de USS 27 
milhoes, es,tando em fase de negocia-
cao urn segundo emprestimo no valor 
de US$ 25 milhoes); Kreditanstalt fiir 
Wiederaufbau (DM 27 milhoes); 
BNDE; Agentes Financeiros do 
FIPEME. 
Finalidade do Financiamento 
Implantacao ou expansao de pequenas 
e medias industrias, compreendendo: 
a) aquisicao de maquinas e equi-
pamentos de fabricacao nacional; b) 
importacao de maquinas e equipamen-
tos; c) despesas de montagem e insta-
lacOes; d) obras de construcao civil. 
Excluem-se dos financiamentos : a) 
capital de giro (inclusive aquisicao de 

materias-primas); b) financiamento de 
divida. 

4. Beneficiarios 
Industrias cujo ativo fixo atinja ate 
CrS 11 bilhoes e, excepcionalmente, 
CrS 16 bilhoes (industria de exporta-
cao ou de marcado interesse regional). 

5. Enquadramento 
Estao arroladas entre as atividades en-
quadraveis para fins de financiamen-
to pelo FIPEME indilstrias mecani-
ca; metalurgica; de material eletrico 
e de comunicacoes; quimica e farma-
ceutica; de fertilizantes e corretivos; 
de inseticidas e fungicidas; de papel e 
papelao; de alimentacao (inclusive 
conserves e pesca em escala indus-
trial); de couros e peles; de artefatos 
de borracha e plasticos; de calcados e 
vestuario; de mobiliario; grafica; pro-
ducao de celulose; industrializacao de 
madeiras; exploragao e transformagao 
de minerais (inclusive ceramica etc); 
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industrializacao de fibras vegetais; in-
diistrias de exportagiio; empresas de 
montagem e construgao industrial; tex-
til (setor algodio) samente para subs-
tituigao, modernizagao e complementa-
gao de equipamentos; demais setores, 
inclusive instalagao ou ampliagao e 
produgao de ayes em ambito granjeiro. 
Excluem-se do enquadramento as ati-
vidades ligadas a industrializagao de 
cafe, agiicar, banana e cacau. 

6. Limite das Operacoes 
0 limite maxim° dos financiamentos do 
FIPEME a de US$ 500 mil ou seu 
eqiiivalente em cruzeiros, podendo al-
cangar excepcionalmente ate US$ 1 
milhao, sob consulta. 
Quando concedido diretamente pelo 
BNDE (FIPEME), o limite percentual 
do financiamento é de ate 60% do va-
lor do investimento global; dos 40% 
restantes, pelo menos 20% devem ser 
inversao de recursos prOprios da em-
presa beneficiada pela operagao. Nos 
casos de repasse a Agentes Financei-
ros do FIPEME, os limites serao de 
ate 50% pelo FIPEME, ate 30% pelo 
Agente e, no minimo, 20% pela em-
presa financiada. 

7. Prazo para Resgaste e Carencia 
Normalmente ate 4 anos, inclusive o 
periodo de carencia, podendo atingir 
ate 6 ano$ em casos excepcionais. 

8. Juros e Encargos 
Para importagio de maquinas e equi- 
pamentos sao cobrados juros de 8% ao 

ano (risco de cambio por conta do be-
neficiado). Nas operagoes em cruzei-
ros os juros sac) de 12% ao ano, mais 
correcao monetaria de ate 14% ao ano, 
no ma3dmo. Em tOdas as operaciies 
sao cobradas : Comissao de Abertura, 
paga na contratagao, eqiiivalente a iq 
sabre o financiamento concedido e Ta-
xa de Fiscalizagao de 0,25% por se-
mestre, sabre o saldo devedor. 

9. Garantias Exigidas 
Hipoteca de conjunto industrial; hipo-
teca de imOvel (inclusive de terceiros); 
penhor industrial; alienacao fiduci6ria 
em garantia; fianga outorgada por di-
retores ou socios majoritarios; call* 
de noes etc. 

10. Exigencia de Projeto 
Para pedidos de financiamento ate o 
montante de Cr$ 250 milhoes o FIPEME 
exige tao-samente o preenchimento de 
formulario prOprio; acima deste limite 
e ate Cr$ 750 milhoes ha exigencia de 
projeto sumario; para financiamentos 
superiores a Cr$ 750 milhöes o 
FIPEME exige projeto detalhado, de 
acardo corn o roteiro do proprio BNDE. 
Nas tres hipOteses, os roteiros adequa-
dos sao fornecidos pelo B N D El 
FIPEME. 

11. Agentes Financeiros 
BNDE, Bancos regionais e estaduais 
de desenvolvimento e companhias deb  
desenvolvimento. 

B — FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO — FUNTEC 

1. Atos Normativos 
Resolucao n.0  146/64, do Conselho de 
Administragao do BNDE, e Resolu-
gaes posteriores. 

2. Natureza dos Recursos 
Os recursos do FUNTEC sao oriundos 
do Orcamento do BNDE, fixados para 
aplicagao em cada periodo anual, cons-
tando de uma parte fixa, corn urn teto 
de Cr$ 5 bilhaes, a ser atingido em 
quatro anos a partir de 1964, e de uma 
parte variavel, correspondente a 1% 
do saldo operacional anual a partir de 
1968. 

3. Finalidade do Financiamento 
Sao considerados merecedores de apoi 
financeiro do FUNTEC : 

— no setor de ensino : realizagao 
Cursos de Pos-Graduagao para for 
magao de Mestres e Doutores em Ci 
encias e, em casos excepcionais, p 
formagao de tecnicos industriais 
nivel medio e de engenheiros de ope 
racao; 

— no setor de. pesquisas tecnico-ci-
entificas realizagao de programas, 
projetos-pilerto e experimentacoes tec-
nicas e cientificas no campo das in- 
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dastrias basicas; pesquisas agropecua-

rias; elaboracao de Normas Tecnicas 

brasileiras para as indastrias basicas. 

0 FUNTEC considera como modali-

dades operacionais : a) o custeio dire-

to para pessoal tecnico e administrati-

vo dos programas de ensino e pesqui-

sas; b) a "cessao em comodato" de 

equipamentos didaticos e para labora-

tOrio, bem como de publicaciies espe-

cializadas para bibliotecas; c) quando 

possivel, financiamento restituivel ou 

participagao societaria. 

4. Beneficiarios 

Instituicoes devidamente habilitadas., a 

juizo do BNDE, no tocante aos pro-

gramas de ensino; instituicoes habili-

tadas e pessoas fisicas e juridicas nos 

casos de pesquisas e experimentagoes 

tecnolOgicas. 

Enquadramento 

No setor de ensino, realizacao de cur-

sos relativos as : I) ciencias basicas 

(matematica, fisica e quimica); II) ci-

encias aplicadas (engenharia civil, 

agronamica, quimica, metalargica e 

ciencias dos materiais, mecanica, da 

eletricidade e geologia); III) ciencias 

sociais (economia, estatistica e admi-

nistracao); IV) ciencias biolOgicas 

(medicina, veterinaria); V) formacao 

de tecnicos industriais de nivel medio e 

de engenheiros de operagao. 

No setor de pesquisas tecnico-cienti-

fleas : I) realizacao de programas, pro-

jetos-pilato e experimentagoes tecni-

nicas e cientificas no campo das indas-

trias basicas, que tenham por objetivo 

facilitar a absorcao de tecnologia pela 

industria nacional, bem como adotar, 

ajustar, condicionar processos e tecni-

cas de producao industrial as pecu-

liaridades da indastria brasileira e, 

ainda, desenvolver e aperfeicoar pro- 

cessos e tecnicas de producao industrial 
que visem ao aproveitamento de re-
cursos naturais do Pais; II) elaboragao 
de Normas Tecnicas brasileiras para 
as indastrias basicas, em particular 

para indastrias de construcao meca-
nica; III) pesquisas agropecuarias. 

6. Limite das Operaciies 
0 limite percentual das operacOes de 
credit() a conta do FUNTEC e de ate 
60% do orcamento global de cada pro-
grama especifico, sendo indeterminado 

o montante maxim° das operacOes. 

7. Prazo para Resgate e Carencia 
Ensino : nao ha resgate, a nao ser na 

hipatese de o FUNTEC custear a rea-

lizacao de obras imprescindiveis a efe-

tivacao dos programas. 

Pesquisas o prazo a fixado em cada 

caso, podendo nao haver resgate, a cri- 

terio do Banco. 0 apoio do FUNTEC 

ressarcido no todo, ou em parte, me-

diante a vinculagao de parcela dos 

"royalties" que venham a ser perce-

bidos em consequencia do resultado da 

pesquisa. 

8. Juros e Encargos 
Fixados em cada caso, conforme as 

observacoes do item precedente. 

9. Garantias Exigidas 
As usuais no caso de emprestimo re-

embolsavel. Para as operagoes desti-

nadas a custear pesquisas e experi-

mentagoes tecnolOgicas exige-se a yin-

culagao de parcelas dos "royalties" que 

venham a ser percebidos em conse-

quencia do resultado da pesquisa. 

10. Exigencia de Projeto 
E exigido projeto corn ampla justifica-

tiva da parte tecnica e informacoes sa-

bre a situacao juridica do postulante, 

bem como prova da existencia dos re-

cursos provenientes de outras fontes. 

11. Agente Financeiro 
Somente o BNDE. 
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C — FUNDO DE FINANCIAMENTO DE ESTUDOS DE PROJETOS E PRO- 
GRAMAS — FINEP 

1. Atos Normativos 
Decreto n.° 55.820, de 8.3.65. 

2. Natureza dos Recursos 
BNDE, USAID e BID. 

3. Finalidade do Financiamento 
Elaboragao de projetos e programas de 
desenvolvimento econennico. 

4. Beneficiarios 
Empresas privadas, Estados, Munici-
pios e Entidades piablicas. 

5. Enquadramento 
A classificagao de setores enquadraveis 
nas operaciies do FINEP embora de-
talhada nao a exaustiva, incluindo : a) 
indirstria e mineragao (quimica, all-
mentacao, metalurgia, papel e celulo-
se, mecanica, materiais de construcao 
etc); b) agricultura e abastecimento; 
c) transporte; d) educagao. 

6. Limite das Operackies 
Os financiamentos a conta do FINEP 
tern o limite minimo de 60% e maxi-
m° de 90% do custo do projeto, ca-
bendo ao BNDE financiar, no minimo, 
20% desse total. 0 montante maximo 
do emprestimo a de Cr$ 200 milhoes ou 
US$ 250 mil; para operagoes acima 
desses valOres torna-se obrigateria 
consulta a USAID ou ao BID. 

7. Prazo para Resgate e Carencia 
Ate 10 anos, incluindo prazo de caren-
cia de ate 1 ano, para elaboracao de 

estudo e para a tramitagao interna 
agencias de financiamento, respeita 
uma prestacao trimestral minima d 
Cr$ 300 mil. Em caso de aprovaga 
de financiamento ao projeto elabora 
do, o reembolso total ao FINEP ser . 

de 30 dial apes a contratagao do fi 
nanciarnento efetuado. 

8. Juros e Encargos 

12% ao ano de juros, mais correga 
monetaria de ate 14% ao ano. 
ainda cobradas Comissao de Abertur 
de 1% sabre o financiamento concedi 
do, paga na contratagao, e Taxa d 
Fiscalizagao de 0,25% por semestre 
sabre o saldo devedor. 

9. Garantias Exigidas 
Alternativa ou cumulativamente, fian 
ca bancaria ou pessoal, e/ou hipote 
e/ou penhor industrial, e/ou cauga 
de titulos. 

10. Exigencia de Projeto 
Urn pre-estudo, para determinar 
viabilidade inicial, corn as princip 
caracteristicas do empreendimento. 
Secretaria Executiva do FINEP fu 
ciona junto ao MINIPLAN. 

11. Agentes Financeiros 
BNDE,Bancos regionais e estaduais 
desenvolvimento e companhias de d 
senvolvimento. 
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registro hibliogrgfico 
PUBLICAOES EDITADAS PELO BNDE EM 1965 

No ano de 1965 o BNDE prosseguiu na 
realizagao do seu programa de publicagOes, 
a cargo de alguns de seus Departamentos. 

Registram-se, em seguida, de maneira su-
maria, informagOes sebre as publicagoes re-
centemente editadas pelo Banco. 

A INTEGRAgA0 ECONOMICA (N.° 1) 

A atualidade e o interesse pratico dos 
problemas relacionados com a integragao 
econOmica internacional levaram o Depar-
tamento de OperagOes Internacionais do 
BNDE a incluir no seu programa de publi-
cagOes a "Serie Integragao EconOmica", na 
qual sao divulgados estudos e levantamentos 
que aquela Unidade vem realizando nesse 
aampo. 

A composigao da aludida Serie esta 
assim constituida: (1) A Integragao Eco-
nomica; (2) A Associagao Latino-americana 
de Livre Comercio-ALALC; (3) 0 Mer- 

cado Comum Europeu; (4) A Comunidade 
EconOmica Europeia; (5) A Associacao Eu-
ropeia de Livre Comercio; (6) 0 Conselho 
de Assistencia Econennica Matua — COME-
CON. 

0 volume 1 — "Integragao Econeanica" 
— editado em maio, esta estruturado nos 
seguintes capitulos: importancia econennica 
da extensao do mercado; conceito de inte-
gragao econOmica; formas de integragao 
econOrnica; efeitos da integragao; o corner-
cio como elemento dinamico; integragao 
econennica em paises em desenvolvimento; 
consideragOes finais. 

MERCADO BRASILEIRO DE Ac0 

Editada em junho, a publicagao visou 
a divulgagao de resultados preliminares de 
investigagees que vinham sendo realizadas 
pelo Departamento Economic° do BNDE 
sObre as condicoes e perspectivas do mer-
cado nacional de produtos sideriugicos. 

O estudo a iniciado corn a apresentacao 
de quadro-resumo sObre a evolugao do con- 

mo aparente de ago em lingotes eqiiiva- 
ntes ao longo do periodo 1938/64, seguin- 

do-se de projeg5es do consumo entre os 
os de 1965 e 1975, segundo tres hipateses 

tas: a primeira, que se baseia na ten- 
encia do consumo verificado no periodo 
938/64, conclui por um consumo total de 

6,9 e 10,9 milhOes de toneladas de ago, res-
pectivamente em 1970 e 1975; a segunda, 
utilizando-se da tendencia do periodo 
1953/64, permite estimar que o consumo na 
queles anos alcance 6,2 e 9,5 milhoes de to-
neladas, respectivamente; por Ultimo, a ter-
ceira hipatese, correlacionando o consumo 
de ago corn o indice conjugado de produto 
real das industrias de transformagao e de 
construcao, oferece estimativas de 6,3 e 9,7 
milli-6es de toneladas de ago nos anos de 
1970 e 1975. 

Tendo-se em conta, porem, as condi-
gees anormais da economia brasileira regis-
tradas no trienio 1962/64, o estudo procura, 
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em seguida, retificar as projegOes antes ela-
boradas, admitindo-se para o ano de 1965 
urn consumo total de apenas 3,3 milhOes de 
toneladas. A partir desse dado e aplican-
do as mesmas taxas registradas nas proje-
g5es precedentes, sao procedidas, entao, no-
vas estimativas, as quais reduzem o consu-
mo esperado de ago em lingotes, em 1970, 
para 5,2 ou 5,1 milhoes de toneladas, de 
acOrdo corn as tres hipOteses referidas an-
teriormente, e para 8,3, 7,8 ou 7,9 milhOes 
de toneladas em 1975. 

Na parte seguinte o estudo compara as 
projegOes realizadas corn outras estimativas 
estabelecidas em trabalhos similares ela-
borados anteriormente pelo BNDE/DE, 

COPLAN e pelos escritOrios CONSULTEC 
e SPL, anotando os criterios empregados 
em cada urn desses trabalhos. 

Mai seqiiencia a feito urn confronto en-
tre as previsOes de oferta e demanda de 
ago no periodo 1965/70, de acOrdo corn os 
dados e informag5es entao disponiveis. Na 
sua Ultima parte, o estudo analisa as con-
dicOes e perspectivas do mercado brasileiro 
segundo sua regionalizacao, grupando, de 
urn lado, as Regi5es Norte e Nordeste e, de 
outro, as demais areas do Pais, sendo exa-
minadas, em particular, as possibilidades de 
auto-suficiencia para as Regioes Norte-Nor-
deste. 0 trabalho enfeixa, no final, variado 
apendice estatistico. 

APROVEITAMENTO DOS REJEITOS PIRITOSOS DO CARVAO DE 
SANTA CATARINA 

Corn tiragem e distribuicao limitadas, 
a publicacao editada em junho sob respon-
sabilidade do Departamento de Projetos do 
Banco enfeixa o relatOrio elaborado por urn 
Grupo de Trabalho constituido no BNDE 
por tecnicos dos seus Departamentos de 
Projeto e EconOmico, contando com a par-
ticipagao de representantes da Cia. Side-
rUrgica Nacional e Comissao do Plano do 
Carvao Nacional, analisando os principais 
problemas ligados ao aproveitamento in-
dustrial dos refugos piritosos do carvao 
catarinense, bem assim apreciando as con-
digOes tecnico-econOmicas para a producao 
de acid° sulfuric° a partir dos mesmos. 

Focalizando aspectos da producao, con-
centragao, transporte e vendas do concen- 

trado piritoso, o estudo estima que a pro-
ducao de carvao em Santa Catarina devera 
propiciar, em 1970, a disponibilidade de cer-
ca de 380 mil toneladas de concentrado, 
eqUivalentes a 140 mil toneladas de enxofre, 
ou seja, 470 mil toneladas de acid° sulfii-
rico. 0 capitulo seguinte do relatorio abor-
da as condigOes da producao de acid° sul-
furic° a partir do concentrado piritoso. 
A parte finale constituida de "recomenda-
c,5es" de variada natureza. 

de salientar que o relatOrio em ques-
tao ja deu ensejo a inUmeras providencias 
concretas da parte de Orgaos governamen-
tais em relacao a politica nacional de car-
vao mineral. 

SUMARIO DAS NORMAS BRASILEIRAS RELATIVAS 
AS OPERIKOES COM 0 EXTERIOR 

Editado em agesto pelo Departamento 
de Operac5es Internacionais do Banco, o 
trabalho oferece um resumo das normas 
existentes ate junho de 1965 relativas as 
operagOes externas no Brasil. 

No tocante ao comercio externo, o tra-
balho focaliza as normas para exportagOes 
de mercadorias (cafe, cacau e came bovina) 
e para o financiamento de exportagOes, en-
quanto na parte seguinte sao sumariadas as 
normas vigentes para as importacaes a vista 
(categorias geral e especial) e sem cobertu- 

ra cambial ou amparadas por financiamen-
tos externos. Em sequencia, o trabalho 
examina os procedimentos para transferen-
cias financeiras e disposigOes diversas quan-
to a utilizacao, pelo exportador, de quotas 
das divisas produzidas e em relacao a corn-
pra e venda simultanea de cambiais. 

Em anexo estao reunidos textos sObre 
a exportagao de cafe, isencOes referentes a 
importagao de mercadorias, remessas para 
o exterior e isengOes relativas a transferen-
cias financeiras. 
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MERCADO BRASILEIRO DE ALCALIS SODICOS 

Elaborada pelo Departamento Econ8- 
mico e editada em agOsto de 1965, a publi-
cacao enfeixa analises de mercado de duas 
materias-primas basicas de crescente con-
sumo no Brasil: soda caustica e barrilha. 

Em sua prirneira parte o estudo apre-
senta ligeira nota tecnica sobre a fabricacao 
de soda caustica, sumariando informacoes 
a respeito dos processos utilizados. A se-
guir, transcreve algumas informagaes e es-
tatisticas concernentes ao mercado mundial 
de soda, corn dados de producao para os 
maiores produtores. 

A analise do mercado brasileiro e ini-
ciada corn o exame das importacEies de soda 
ao longo do periodo de 1950/64, precos do 
produto importado e dispendios cambiais 
verificados. Segundo o estudo, o Pais tern 
importado anualmente volumes de soda 
caustica superiores a 100 mil toneladas, re-
presentando dispendios cambiais da ordem 
de US$ 13 milhaes no bienio 1963/64. Em 
sequencia, o trabalho detem-se na anilise 
da evolucao da producao brasileira de soda, 
mostrando que, entre 1950 e 1964, a produ-
(do interna cresceu de 8 para 90 ma tone-
ladas/ano, bem assim arrolando diversas in-
formac5es sobre os fabricantes nacionais 
(localizacao, capacidade de producao, pro-
cesso de producao utilizado, etc.). 

Em continuacao, a monografia analisa 
o consumo aparente de soda caustica no 
mercado brasileiro, focalizando sua evolu-
gio recente, distribuicao setorial e a corn-
posicao regional do mercado consumidor. 
0 consumo de soda no Pais cresceu de 74 
mil toneladas, em 1950, para mais de 200 
mil toneladas, em 1964, figurando como 
principals setores consumidores as indUs-
trias de raion, celulose e papel, textil, sa-
I:6es, quimica, Oleos vegetais, etc. A Re-
giao Centro-Sul do Pais a responsive' por 
92 do consumo total do produto. 

Nos capitulos seguintes sao feitas pro-
jecEies de consumo e oferta de soda no mer-
cado nacional, estimando-se que a demanda, 
em 1970, venha a situar-se em 297 mil to-
neladas, para uma producao interna de 
208 mil. Por ultimo, o estudo registra apre-
ciacks sabre investimentos e economias de 
escala na inclustria de soda caustica e pro- 

blemas de suprimento de sal no mercado 
brasileiro, concluindo-se corn informativo 
apendice estatistico. 

A segunda parte da monografia aborda 
a situacao do mercado de barrilha, inician-
do-se corn nota sucinta a respeito da fa-
bricagao desse produto. 

0 estudo do mercado nacional corn-
poe-se de analises retrospectivas da oferta 
e do consumo aparente de barrilha e, em 
seguida, das perspectivas do mercado con-
sumidor. Ate 1959, o suprimento do mer-
cado brasileiro foi realizado exclusivamen-
te atraves de importacoes, em volumes que 
chegaram a alcancar o maxim° de 94 mil 
toneladas em 1954, corn um dispendio cam-
bial eqiiivalente a US$ 6 milhoes. Em 1960, 
corn a entrada em operacao da fabrica da 
Cia. Nacional de Alcalis, em Cabo Frio, e 
diante do decrescimo do consumo de bar-
rilha face, principalmente, o declinio das 
atividades da indistria de vidros para cons-
trucao civil, as aquisigOes no exterior pas-
saram a reduzir-se, atingindo apenas 6 mil 
toneladas em 1964. A fabrica da C.N.A., 
corn capacidade de 100.000 t/ano, passou a 
operar regularmente desde 1960, chegando 
a produzir 76 ma toneladas em 1963. 

Por sua vez, o consumo aparente na-
cional, que era de 41 mil toneladas em 1952, 
elevou-se a 115 mil toneladas em 1962 e a 
apenas 79 mil em 1964. Neste ultimo ano 
a inclastria de vidros respondia por 57% 
do consumo total do Pais, seguindo-se as 
industrias de produtos quimicos, de silicatos, 
de saboes e detergentes, textil e outras. Ain-
da em 1964, o mercado da Regiao Centro-
Sul consumia 97% da barrilha utilizada no 
Pais. 

Examinando as perspectivas do merca-
do consumidor, o estudo estima que a de-
manda em 1970 se situe entre 139 e 177 mil 
toneladas. Corn a efetivagao do programa 
de expansao da fabrica da C.N.A., a pro-
ducao interna devera atender o mercado. 

0 estudo e encerrado corn ligeiras nor 
tas sobre as condicOes do mercado latino-
americano de barrilha e do suprimento dos 
principais insumos dessa indiastria, tendo-
se em vista o seu desenvolvimento no 
Brasil. 
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MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES 

Em vista do interesse despertado pelo 
estudo s8bre o mercado nacional de ferti-
lizantes, editado em fevereiro de 1963 pelo 
Departamento Economic° do Banco, em 
1965 foi providenciada uma 2.a edigao da 
aludida monografia, sendo atualizadas as 
estatisticas e informagOes relativas ao con-
sumo e a oferta asses produtos basicos e,  

a partir dal, reexaminadas as respectiv 
projegOes de mercado. 

A nova publicagio, por outro lado, 
cluiu na Integra texto de officio que ha 
sido enderegado ao BNDE pelo Sindica 
da Inditstria de Adubos e Colas no Esta 
de Sao Paulo, contendo apreciagOes critic 
acerca do primeiro estudo divulgado. 

0 PROBLEMA DO SAL NO BRASIL 

Preocupada com os problemas relacio-
nados corn a producao e o escoamento do 
sal originario do Estado do Rio Grande do 
Norte, a Administracao do BNDE decidiu 
instituir urn Grupo de Trabalho para ofe-
recer relatOrio a respeito, fazendo-o inte-
grar por representantes do Banco, da Rede 
Ferroviaria Federal, do Departamento Na-
cional de Portos e Vias Navegaveis, da Co-
missao de Marinha Mercante, do Ministerio 
do Planejamento, do Institute Brasileiro do 
Sal, da SUDENE e do Sindicato da Ind'Is-
tria de Extragao do Sal do Rio Grande do 
Norte. 

Editado em outubro, em publicagao so 
o titulo "0 Problema do Sal no Brasil", co 
tiragem e distribuigao limitadas, o relat6 
focaliza os aspectos da producao e do co 
sumo de sal no Pais e dos incentivos a s 
producao, sendo parte substantial do estu 
dedicada ao problema do transporte do 
procedente do Nordeste e a implantagao 
sistema de transporte adequado a solug 
das deficiencias existentes, corn o respecti 
programa de inversoes. A publicagao incl 
ainda, anexos de natureza varia sObre 
assuntos abordados no relatOrio. 
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DOCUMENTACAO ESTATISTI 
_ 

OPERAcOES DE CR DIM 	OVADAS PELO BNDE — 1952/65 

TOTAL .. 100,.  

1111m1111111111111 
CI milh6e4111V 	 Equiv. ern': 
:ecos de 1965) 	 US mil 

(*) 

, gundo os Setores 

Transporte e Comunicacoe 

Energia Eletrica 

IndOstria 	 

Siderurgia 

Outras (**) 	 

Agropecuaria e set. compleme 

Ensino e pesquisas ("*) 

Elaboracfio de projetos (****) 

Repasse a bancos de desenve VI 

mento (*****) 

gundo as Regi6es 

"013.16• 

93 

495.03 

062.89 

744.87 

90.7 

• 67. 

162.39 e 

65.65 

, 12.136 

Norte 

Nordeste  

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

Inter-regional e n. e."`". 

(*) — Calculado corn base em indices elaborados pelo Departamento 4one.micoi-
(**) — Inclusive FINAME e FIPEME (menos operaccies de repasse).  
**) — Operacoes a conta do FUNTEC e repasse a CAPES de finantioniento do 
**) — Financiamentos do FINEP. 

****) — Repasse de recursos do FRE, FIPEME e Acordos AID/13 
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