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estudos 
A ADMINISTRACAO DAS SOCIEDADES ANONIMAS ) 

RUBENS PAULO DE ALMEIDA TORRES 

Advogado do Dep. Juridico do BNDE 

RESPONSABILIDADE DOS 

ADMINISTRADORES 

ConsideracOes Previas 

A palavra administragao, no sentido vul-
gar, significa gerencia de negOcios, direcao, 
govern°. 

No trato juridico, observa MIRANDA 
VALVERDE ( 1 ) "o termo tem urn signifi-
cado amplo". Consoante ESCARRA ( 2 ) a 
"administracao das sociedades anOnimas 
compreende o conjunto das operaciies juri-
dicas que envolvem o funcionamento da 
sociedade. A atividade juridica que carac-
teriza a administragao da sociedade consti-
tui a manifestacao da vida social. Nesta 
acepgao administragao se op5e a constitui-

cao e a liquidacao da sociedade. Adminis-
tracao, no sentido largo do termo, compre-
ende, pois, pia somente aos atos juridicos 
que caracterizam a gestic) dos negOcios 

mas tambem todos as operacities de 
contrOle e ainda todos os atos juridicos im-
portando modificagao dos estatutos". 

Aduz ern seguida o insigne comercialista: 
"A tradicao consigna em geral a nocao de 

(1) TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Socieda-
des por Ag5es, vol. II, prig. 284. 

(2) TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT 
COMMERCIAL, TOME QUATRIEME, L'ADMI-
NISTRATION DES SOCIETES ANONYMES, SI-
REY, 1959, pag. 12. 

(*) Trabalho apresentado no Curso de Advogados de 
Direito (CEPED). 
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administragao uma significagao mais estrei-
ta que se empresta a acepcao popular do 
termo. Assim compreendida, a administra-
gao se distingue do contrOle e, com major 
razao, exclui tOdas as operagOes importando 
modificacao do pacto social e aquelas que 
lhes sao conseqiiencias". 

Encarado o termo administragao, no sen-
tido aceito por ESCARRA, teriamos que a 
assembleia geral dela participa, e entao po-
der-se-ia dizer que "le pouvoir supreme, en 
matiere d'administration, appartient theo-
riquement a la collectivite des actionaires". 

No entanto, ao versarmos o tema "admi-
nistragao da sociedade anOnima", teremos 
sob analise mais prOxima o Orgao que efe-
tivamente obriga a sociedade, vale dizer, 
a diretoria. 

E bem de ver que o emprego do termo 
"administragao" no sentido estrito em que 
o tomamos, nao a desarrazoado se tivermos 
em conta a acepcao que se the da em direito 
administrativo. 

La, o termo e empregado, nao so para 
designar o conjunto de Orgaos e pessoas 
que, na fisiologia do Estado, cornpOe a Po-
der Executivo ou Administrativo, como, 
ainda, para designar a atividade adminis-
trativa em si mesma. Esta se revela no 
contraste entre a formagao da vontade so-
cial (funcao legislativa) e a concretizacao 
dela (funcao administrativa, lato sensu, 

Empresa, do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino de 
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desdobravel em administrativa, stricto sensu, 
e judiciaria) e, por isso, os atos administra-
tivos sao definidos como "aqueles atraves 
dos quais o Estado determina situagoes ju-
ridicas individuais ou concorre para sua 
formagao"( 3 ). Numa palavra, e corn La-
band, ( 4), a administracao revela a accio 
do Estado, a funcao essencialmente ativa, 
pela qual ele materializa a sua atividade, 
enquanto que a legislagao exprirne a von-
tade social. 

Nas sociedades anonimas tambem se pode 
dizer que a manifestagao de vontade social 
reside na assembleia geral, enquanto que 
a acao social se encontra nas moos da dire-
toria. 

Malgrado nao seja exata tal afirmativa nos 
paises em que a atividade da administracao 
se biparte ern deliberacao e gestao, a cargo 
de Organs diferentes, no Direito Brasileiro 
tem pleno cabimento, porquanto o art. 116 
do Dec.-Lei 2.627 de 26.9.40, dispoe que a 
sociedade sera administrada por urn ou 
mais diretores. 

Corn a anotagao de que em nosso direito 
nao e a diretoria, sena° os diretores os que 
administram a sociedade, fica a advertencia 
de que focalizaremos nas linhas que seguem, 
sob a palavra administragao, a diretoria da 
sociedade. 

Importancia Crescente do Problema 

"Desde urn seculo, nao sao mais os ho-
mens que detem as grandes posigiies do co-
mercio e da indnstria; foram eliminados 
pelas sociedades por agOes. Nenhum fato 
mais importante do que este para a corn-
preensao do regime capitalista" ( 5 ). 

Corn efeito, aos reclamos de grandes ca-
pitais para satisfazer a producao ern massa, 
o direito respondeu corn u'a miquina "mais 
preciosa que a do vapor e da eletricidade", 
a maquina juridica que transforma a pou-
panga alheia — sua materia prima, em lu-
cro — seu produto acabado. A obstinagao 
do lucro, comum aos empreendimentos co-
merciais, encontra o paroxismo na socieda- 

SEABRA FAGUNDES, 0 CONTROLE DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS PELOS PODER JUDICIA-
RIO, 3.a ed., peg. 40. 
Referido por SEABRA FAGUNDES, ob. cit., peg. 
24. 
GEORGES RIPERT, Aspectos Juridicos do Capi-
talismo Moderno, Ed. Freitas Bastos, pig. 59. 

de anonima para isso concorrendo as BOl-
sas de ValOres onde a cotacao dos titulos 
das grandes sociedades, funcionando como 
termOmetros da eficiencia da gestao, esti-
mula o lucro desenfreado. 

E desnecessario discorrer sobre a impor-
tancia da sociedade anonima no mundo mo-
demo. Muito embora nao haja "na vida 
tal determinismo que tome a sociedade 
anonima a conseqiiencia necessaria do ma-
quinismo e da grande inditstria", pois po-
de-se imaginar urn capitalism° do Estado, 
do qual a Ralssia moderna nos oferece urn 
exemplo, nos paises que pretendem con-
ciliar a producao em alto,  nivel e a liberda-
de individual, a sociedade anonima e o gran-
de instrumento para harmonize-las. 

Diga-se logo que, quando tratamos da 
sociedade anonima, cogitamos da grande 
empresa, do correspondente ao que o di-
reito anglo-saxao denomina de "public 
companies". A pequena empresa, com efei-
to, se; por anomalia se reveste de forma de 
sociedade por awes. 0 que se pretende 
nestas pequenas sociedades é, sobretudo, 
aproveitar-se, de um lado, da limitacao da 
responsabilidade e da indeterminagao no 
tempo ( 6 ) que a lei impiie e faculta as so-
ciedades anonimas, de outro, do anonimato. 
Ao tratar do negOcio indireto, ASCARELLI 
( 7 ) focaliza as pequenas sociedades anoni-
mas, familiares, fechadas, incluindo-as en-
tre as sociedades anennalas. Os problemas 
que apresenta a pequena empresa sao de 
ordem e importaneia diversa dos que aqui 
trataremos. Reduzem-se, na lig -a° de RI-
PERT (8), a protecao dos sOcios que con-
tratam entre Si. 

Muito embora as sociedades anonimas 
estejam visceralmente ligadas ao progresso 
do mundo moderno, o poder que detem, a 
massa de capitais que concentram, aliados 
a perseguicao do lucro como urn fim em si, 
geram problemas que envolvem, por vezes, 
a autoridade do prOprio Estado. 

(6) A sociedade por quotas de responsabilidade, corns 
as demais, a excegao das sociedades por awes, 
pode ser dissolvida pela vontade de um dos so-
cios, quando por tempo indeterminado (Cod. Com . 
art. 335, V). 

(7) TULLIO ASCARELLI, PROBLEMAS DAS SO-
CIEDADES ANONIMAS E DIREITO COMPARA-
DO, Ed. Saraiva 1945, peg. 160. 

(8) Ob. cit. pig. 123. 

(3)  

(4)  

(5)  
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E as dificuldades encontradas pelo Es-
'  tado no combate a this gigantes estio em 
que, nao raro, possuem eles defensores em 
em profusao: os acionistas, em mlmero tal 
que influem, ate mesmo na formacao da 
opiniao publica. 

Mas bem ou mal, corn timidez ou auda-
cia, o Estado procura enfrenta-los estimu-
lado amitide pelo clamor do pOblico espi-
cagado por urn grande escandalo financeiro. 

Pedem os mais exaltados a cabeca do gi-
gante, a extincao do mal pela raiz. Mas es-
tes, como nota agudamente RIPERT, diH-
gem mal as suas criticas. 0 alvo delas de-
veria ser o prOprio regime capitalista, pois 
"querer mante-lo e, mantendo-o, divertir-
se em destruir ou perturbar as sociedades 
por agOes envolve contradigao evidente".( 9 ). 

FOrga a convir que a sociedade anOnima, 
no balanco de beneficios e estOrvos trazidos 
a coletividade, apresenta saldo favoravel. 
Como maquina juridica a inigualavel e 
aproveitada pelo prOprio Estado que se 
propbe a combate-la. Atestam-no as so-
ciedades de economia mista e as empresas 
pdblicas. Deste rnodo, ao inves de destruir 
o instrumento indispensavel a producao ca-
pitalista, deve o Estado aperfeicoa-lo, limi-
tando-lhe os excessos e para tanto, dado 
que a impossivel, tecnicamente, incutir nele 
responsabilidade moral, o problema, do pon-
to de vista juridico, restringe-se em cuidar 
de sua administragao. 

Com efeito, se 6 atraves da administra-
(go, como organ, ou dos diretores individu-
almente que a sociedade mantem relagiies 
de natureza juridica seria inOcua qualquer 

F  reforma que nao os atingisse. 

PROBLEMAS QUE ENVOLVEM A 
ADMINISTRACAO DAS S. A. 

Numa grande sintese, os problemas que 

l envolvem a administragao da sociedade an& 
nima se situam quer no ambito da prOpria 
sociedade, gerados das relagOes entre os 
prestadores de capital e os administradores 
ale, quer entre a administracao e o Estado, 
este na qualidade de protetor da ordem 
econOmica e social. 

Problemas da Diregao Frente aos Acionistas 

Quando se cogita da administracao, como 
fonte de problemas internos da sociedade, 
vem a tona a ideia da protegao da minoria 

(9) Ob. cit. pig. 136.  

dos acionistas. Este problema, que se apre-
senta freqiientemente invertido, i. 6, como 
protecao a maioria, nos casos em que a so-
ciedade a controlada por urn grupo mino-
ritario, tende a ceder lugar em importan-
cia a urn problema maior: o da protegao 
dos acionistas "tout court" contra a admi-
nistracao da sociedade. 

Com efeito, a especializagao de fungOes 
exigida pelo mundo moderno, a complexi-
dade dos problemas tecnicos, econOmico-
financeiros, juridicos, obriga a que a dire-
gao das grandes empresas seja mais e mais 
confiada a especialistas, sem qualquer vin-
culagao profunda corn o acionista eleitor. 
0 capitalista, entre a confianga e a compe-
tencia, pende para esta, porque pouco vale 
para o lucro a incompetencia servil. Na 
selva dos negOcios, o lucro a filho do co-
nhecimento e da audicia. 

PIEDLIEVRE, no prefacio de seu livro 
sObre a nova lei francesa de sociedades co-
merciais, observa (10): 

"Ces hommes de la societe ont eux 
aussi subi une profonde evolution 

—une double evolution peut-on dire: 
au sein de la societe, le patron capi-
taliste de droit divin qui menait seul 
la barque a sa guise, au gre de ses 
inspirations, a de plus en plus laisse 
la place a des dirigeants non deten-
tears du capital, techniciens (et te-
chnocrates quelquefois) de la gestion 
des enterprises, travail/,ant le plus 
modernes de gestion, de prospective 
et de productivite". 

0 fenOmeno tern sido colocado como "se-
paracao da propriedade e da diregio" o que, 
na observacao de RIPERT ("), a juridica-
mente pouco exato, eis que o acionista tern 
urn direito contra a sociedade e nao na so-
ciedade"; nao a proprietario da sociedade. 

Corn mais precisao se pode dizer que o 
fenOmeno implica no conflito de interesses 
entre o capital investido e a diregio. A 
marca desse fenOmeno e o oblivio, pela di-
recao da sociedade, dos interesses dos acio-
nistas, em favor dos da empresa, do empre-
endimento, tornado como urn fim em si. 

(10) B. PIEDLIEVRE, SITUATION JURIDIQUE ET 
RESPONSABILITES DES DIRIGEANTS DE' SO-
CIETES ANONYMES APRES LA LOI DU 24 
JUILLET 1966, DUNOD, Paris, 1967. 

(11) Ob. cit. pig. 114 e 293. Anota ainda o autor: 
(Os acionistas) "sabem que s6 o meu marca a 
propriedade". 
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No direito ingles, o caso do SAVOY HO-
TEL (The second SAVOY HOTEL INVES-
TIGATION) bem ilustra os contOrnos desta 
divergencia ( 12 ). Eis os fatos em sintese: 
um grupo financeiro comegou a adquirir, 
no mercado, agOes do Savoy Hotel Ltd., vi-
sando ao contrOle da empresa. Os diretores 
desta informaram-se de que o grupo dese-
java o contrOle, corn o fito de destinar al-
gumas valiosas propriedades pertencentes a 
subsidiarias do Savoy a use diverso do que 
constituia o objeto social da sociedade: ex-
ploracao de hoteis e restaurantes. Imagi-
naram entao um esquema pelo qual uma 
nova sociedade foi criada adquirindo as 
propriedades desejadas pelo grupo em troca 
de agOes sem voto; as propriedades incor-
poradas foram arrendadas as subsidiarias 
por 50 anos. A maioria das agOes da em-
presa nova foram subscritas "by the trus-
tees of a staff benevolent fund of the Savoy 
Hotel", ficando assim, fora do alcance do 
grupo que adquirisse o contrOle do Savoy 
Hotel Ltd.. 

0 caso foi objeto de polemicas e de uma 
investigagao (The Second Savoy Hotel In-
vestigation) pelo Board of Trade. 0 proble-
ma que ficou foi o de saber see licit° os 
diretores agirem, como alegavam os do Sa-
voy Hotel, em beneficio de empresa, sem 
considerar os acionistas, ou mais precisa-
mente situando os interesses destes abaixo 
dos da empresa como entidade total. A res-
posta a dravida, nao foi dada judicialmente, 
eis que as partes conciliaram amigavel-
mente seus interesses. 

Restou, contudo, a questao: se todos sao 
unanimes em reconhecer que os poderes 
dos administradores devam ser voltados 
em beneficio da sociedade, impOe-se defi-
nir o que seja "beneficio da sociedade"? 
Sera o da maioria dos acionistas, ou o de 
todos os acionistas em conjunto? Sera o be-
neficio da "empresa", entendida como pro-
priedade afetada a urn fim? 

Nao e nosso mister outro que assinalar 
problemas envolvendo a administracao da 
sociedade anOnima. Deste, o signo, como 
ficou alhures, e a subordinac,ao dos late-
r'esses acionarios aos da empresa, ou se se 
quiser, a luta do capital investido contra a 
onipotencia da direcao. Nesse sentido VER-
NON ( 13 ) marca: "La nouvelle tendence de 

(12) 0 caso esta relatado em PALMER'S COMPANY 
LAW, 20.a ed., London, pag. 522. 

(13) GUY VERNON, Le President-Directeur General, 
3.a parte, Section III: L'evolution problable des 
societes anonymes, pag. 155. 

la societe anonyme, c'est de vivre pour 
elle-erne et de faire de sa prosperite pro-
pre, le veritable objectif de son activite et 
de sa gestion, sans s'occuper des droits des 
actionaires". 

E nao se diga que o problema interessa 
apenas ao jus constituendo a reforma da 
sociedade anOnima corn vistas ao descobri-
mento nela do direito da empresa. Ja exis-
te hoje, e tao mais intensamente quanto 
mais poderes a legislagao de cada pais atri-
bui a cliregao da sociedade. E existe aqui 
e agora, nao obstante a Lei de Sociedades 
por AgOes enfeixar na assembleia geral dos 
acionistas o poder das magmas decisOes de 
interesse da sociedade. Ocorre que a dire-
toria, dd. () raro pela incompreensao do acio-
nista, induz as decisoes da assembleia, ou 
dissimula, corn maior ou menor habilidade 
juridica, a verdadeira situacao juridico-
contabil da sociedade, visando a ocultacao 
do lucro para o autofinanciarnento da so-
ciedade. Que o digam as reservas ocultas, 
os fundos estatutarios, os lucros em sus-
penso, a distribuigao de um minimo divi-
dendo, entre outros ardis! 

Problema diverso e o da administracao 
da sociedade anernima voltada para os in-
teresses de grupos de acionistas. No Brasil, 
urn mercado de capitais ainda incipiente 
obstaculiza o multifracionamento das acoes 
entre o pallet) ( 14 ). Resulta dal que, entre 
nos, o capitalista quase sempre detem a 
maioria absoluta das agiies e, via de conse-
qiiencia, a adrninistragao da sociedade, o 
que oportuniza abusos. Muito embora se 
tenha por condenavel tOda forma de abuso, 
esse, que se registra em favor do acionista 
majoritario, a certamente menos odioso do 
que o anotado em paises de fortes merca-
dos de capitais onde a profusao de acionis-
tas permite que urn grupo minoritario assu-
ma o contrOle da sociedade, administran-
do-a, nao raro, contrariamente aos inte-
resses da maioria. 

"Calcula-se na pratica", afirma RIPERT 
( 15 ), "que a posse do tergo do capital basta 
para ter o controle da sociedade". A ver-
dade subjacente a esta afirmativa e a do de-
sinteresse do acionista pela administracao 
da sociedade. E a extensao do fenemeno, 
sua generalidade, sua reiteracao, permite, 
talvez, que se o designe como o "principio 
da indiferenca do acionista". Constatemos 
sua universalidade. Na Argentina LUIS 

(14) A prdpria definic5o de sociedade de capital 
aberto reflete esse fenOrneno. 

(15) Ob. cit., pag. 296. 
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PONFERRADA ( 16) atesta: "El principio 
que los accionistas manejam la entidad... 
perdura como simple postulado". Nos 
EEUU, Berle e Means ( 17 ) asseveram: 
"a posigao dos acionistas, que antes cons-
tituiam urn fator de control° na marcha da 
empresa, declinou da ft:4.ga extrema para 
a impotencia pratica". E RIPERT, corn ele-
gancia ( 18 ): "Os acionistas nao saa donos 
da sociedade. Nio o pretendem ser. Con-
sideram-se 9:manta como seus credores, 
dOceis ou furiosos, segundo a marcha dos 
negOcios sociais: cordeiros ou tigres, diz 
irreverentemente um autor belga, mas sem-
pre animais. Digamos mais polidamente, 
uns indiferentes, transeuntes. Para tOdas 
as sociedades cujos titulos sac) cotados os 
sodas nao s5o senao portadores de agOes". 

Na doutrina brasileira, JOAO EUNAPIO 
BORGES ( 19 ) e TULLIO ASCARELLI ( 20 ), 
entre outros, constatam a incidencia do fe-
nOmeno a que nos referimos. 

Dir-se-a em relagio aos problemas ora 
enfocados que o Direito ou a impotente 
para resolve-los ou os ja resolveu. 0 pri-
meiro — administragao da sociedade segun-
do os interesses da maioria — e decorren-
cia natural do principio majoritario que in-
forma as decisaes colegiais, nao sendo 
odioso sena() quando ampara abusos, e o 
Direito, corn as garantias outorgadas ao 
acionista, ministra as armas bastantes para 
reprimi-los. 

O outro — administracao por urn grupo 
minoritario — decorre do desinteresse do 
acionista, inexistindo formula juridica que 
o remedie. 

Levariam, tais objegOes, a negagAo da 
existencia de problemas juridicos ern tomb 
das questOes que sublinhamos, eis que atra-
ves dos direitos a garantias individuais do 
acionista, a ciencia do Direito ja os resolveu 
convenientemente, nao sendo o desinteresse 
do acionista mais que urn fato, estranho a 
Orbita juridica. 

Ocorre-nos, porem, que se torna vazia de 
conteildo a protegio legal ao acionista eis 
que o exercicio dela pressup5e o efetivo co-
nhecimento dos atos de gestao. 0 desinte-
resse do acionista quanto ao seu principal 

(16) La Direcci6n de las Sociedades Aninimas, Ed. 
Palma, B. Aires, 1951, p. 1. 

(17) The Modern Corporation and Private Property, 
13.a ed., Nova York, 1940, pig. 141. 

(18) Ob. cit., pig. 118. 
(19) Curso de D. Comercial Terrestre, 1.a ed., vol. 

II, pig. 335. 
(20) Problemas das Sociedades An&limas e Direito 

Comparado, Ed. Saraiva, 1945, pig, 369. 

direito — o de fiscalizar a administrag5o 
transforma o amparo da lei num palavrOrio 

De outra parte, o socorro que o Direito 
deve ao acionista contra as abusos da dire-
gio a servigo do controlador da sociedade, 
seja ale urn grupo majoritario ou minorita-
rio, diz respeito corn a prOpria sobreviven-
cia da sociedade anonima coma instituigio. 
Nesta linha de pensar ASCARELLI (21 ) 

assere: 

"Ncio havercl, realmente, possibilida-
de de difusao das agOes ao publico e 
de desenvolvimento de um mercado 
de capitais e nao haverci possibi-
liclade de apelar ao picblico para a 
colheita do capital da sociedade, in-
depenclentemente de uma efetiva tu-
tela da minoria e do acionista. Caso 
esta falte, inevitavel serd que a socie-
dade anonima, ao inves de preencher 
a sua fund° econOmica tipica, Pique 
adstrita apenas ao dmbito de uma 

ou ate limitada a um so indivi-
duo; de outro lado a falta de garan-
tias do acionista multiplicarci os casos 
em que a difusdo das ageies entre o 
pdblico se prende a empreendimentos 
falhos de seriedade. Por isso o pro-
blema da tutela da minoria e do acio-
nista individua/mente, acha-se estri-
tamente ligado ao preenchimento por 
parte da sociedade anonima do que 
constitui a sua fungdo econOmica". 

Resulta do exposto, que a protegio outor-
gada pela lei a minoria (ou a maioria de-
sinteressada), ha de ser completada para 
que se transforme de nominal em efetiva. 
Veremos adiante, num v5o de olhos no 
direito comparado, em que medida esses 
problemas que concernem corn a adminis-
tragao e os acionistas foram solucionados. 

Problemas da Direciio frente ao Estado 

Os problemas da diregao da sociedade 
anonima em face do Estado, na qualidade 
de protetor da ordem economica e social, 
atinam, principalmente, corn o contrOle do 
lucro e a defesa da economia popular. Ma 
se quer dizer Obviamente, que o Estado, 
quanto as demais questOes antes cogitadas, 
se deva mostrar indiferente, porquan- 

(21) TULLIO ASCARELLI, in Panorama do Direito 
Comercial, Ed. Saraiva, 1947, pig. 161. 
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to de tal comportamento resultaria a per-
petuacao delas, corn perigos para a sobre-
vivencia da prOpria instituigao. 

Sob a epigrafe acima o que se quer des-
tacar sao os problemas que desbordam do 
Ambito interno da sociedade e vao envolver 
o pablico em geral, que o Estado, guardiao 
da ordem, deve proteger. 

2 bern de ver que a sociedade atter -lima 
filha do Estado e como tal so se legitima 
na medida em que atende ao bem comum. 
Seria, assim, insensato que o Estado pro-
porcionasse tOdas as facilidades para seu 
crescimento, com o permitir o apelo ao 
pablico (agiies, partes beneficiarias e deben-
tures), corn o limitar a responsabilida-
de dos acionistas ao montante subscrito, 
corn o isentar de responsabilidade os adrni-
nistradores pelos atos regulares de gestAo, 
com o facultar a participagao em outras 
sociedades, ensejando as piramidagOes e 
outras form,as de concentragiies de capitais, 
seria insensato que dela nada exigisse em 
termos de responsabilidade social. 

0 fenemeno economic() que o Direito visa 
amparar, por meio da sociedade anOnima, 

o da produgAo em massa; a maquina juri-
dica criada para. tanto produz o mais 
custoso dos fatores de produgao — o capital 
— a prego quase nulo. Deste modo, mais 
que o direito tern o Estado o dever de exi-
gir a produgao a baixo custo policiando o 
lucro. A ser de outra forma, nao se justifi-
caria a criagio do instrumento. 

NA° se trata, por evidente, de eliminar 
o lucro, mas de submete-lo a certas regras 
de fiscalizar os meios de obte-lo, de punir 
os abusos. 

desnecessario aqui discorrer sabre os 
meios de que se vale a empresa capitalista 
para forcar o ganho ilimitado. Certo é, 
porem, que, nas sociedades anOnimas, a 
fonte dos abusos esta nos administradores 
da sociedade. 

Sao eles que remuneram o trabalho, sao 
eles que tragam a politica de pregos da 
empresa, sao eles que induzem a assembleia 
a participar de outras empresas permitindo 
as piramidagOes, sac) eles, enfim, que exe-
cutam as manobras ensejadoras dos lucros 
ilimitados. Destarte, a eles deve o Estado 
responsabilizar socialmente. 

De nada adiantaria, corn efeito, punir a 
sociedade. A dissolugao forgada, a interdi-
gao temporaria e outras medidas que impli-
quem em paralizagao, provisOria ou nao, dos 
atos relativos ao objeto social, da empresa, 
sancionariam mais do que a empresa  

prOpria sociedade. Alem disso, o Estado-
fiscal nao as aprovaria. 

De outra parte, a multa a sociedade, por 
elevada que fosse, tenderia a transformar 
o negOcio ilicito num mero negOcio, corn 
risco agravado. 0 administrador impune me-
diria a conveniencia em praticar o abuso 
cotejando os resultados financeiros dele 
corn as probabilidades de ser descoberto e 
o peso da multa. Resultaria, assim, para o 
administrador, a multa, tAo-se num agra-
vamento de risco, que talvez mesmo fosse 
conveniente enfrentar. 

Dir-se-a que a sociedade poderia, em 
tais casos, fazer val.er a responsabilidade 
subsidiaria do administrador para puni-lo. 
0 emprego do condicional da a medida da 
falencia da sangao. Raramente os acionistas 
conheceriam do abuso e ainda que o co-
nhecessem poderiam encarar o fato abu-
sivo pela mesma Utica que o administra-
dor. E mais: dependendo das ligagoes do 
administrador corn o capital, a assembleia 
poderia nao invocar a responsabilidade de 
subsicliaria, mesmo quando convencida de 
que o negOcio ilicito, ate sob o prisms 
financeiro, se mostrasse condenavel. Ter-
se-ia, assim, em ultima analise, na discrigao 
da assembleia o peso da sangao ao admi-
nistrador culpado, o que a desarrozoado, 
em termos de responsabilidade social. 

Visto o problema sob o Angulo da sangao 
restaria ainda examina-lo sob o prisma dos 
meios preventivos de contrOle, o que fare-
mos no capitulo final. 

Agora, trataremos de outro problema, o 
da defesa da economia popular. A socieda-
de anOnima para se desenvolver e alcangar 
as proporgoes de grande empresa reclama 
pesadas inversOes de capital. Resulta dal 
que a sorte da sociedade ananima se prende 
a existencia de urn efetivo mercado de capi-
tais, pronto a atender seus reclamos. Sem 
davida pode-se conoeber a existencia de 
fortes sociedades anemimas sem que as 
ago:es ou obrigaglies sejam subscritas pelo 
public°. Tal ocorreria, por exemplo, se, por 
urn fenomeno de ma distribuigao de rends, 
samente algumas poucas pessoas concentras-
sem tecla riqueza national. Nestas circuns-
tancias, porem, a sociedade antinima soaria 
corn uma redundancia, sendo substituida, 
corn vantagem, pela sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada. 

0 certo e que, nos paises de fortes 
mercados de capitals, a sociedade ananima 
se tern desenvolvido enormemente, e, em 
contrapartida, a sociedade se beneficia corn 
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seus produtos a baixo custo. Deve, portan-
to, o Estado, envidar esforgos nao se para 
criar tais mercados, como para protege-los 
quando existentes. Numa ou noutra hipo-
tese a fundamental preservar a confianga 
do pUblico. De nada adiantaria, corn efeito, 
a disponibilidade de capitals entre o 
blico, se a desconfianga gerada por escan-
dalos financeiros, imobilizasse o subscritor 
potencial. . 

Nao se trata de "proteger a economia", 
porquanto a sociedade anenima vive para 
"meter a mao na economia", como, pitores-
camente, observes RIPERT ( 22 ). ) E mister, 
contudo, que o apelo ao public° seja me-
lhor disciplinado. 

Nao basta, tambem, a sangao penal aos 
abusos. Cansola pouco ao pUblico em-
pobrecido saber que o responsavel pela 
fraude foi punido. 0 contrele preventivo 
do Estado na constituigao e na vida da so-
ciedade evitaria o aventureirismo. 

E verdade que a lei brasileira imp& 
certas cautelas quer para a constituigao da 
sociedade anOnima, quer para aumento do 
capital social, quer para o langarnento de 
obrigagOes ao pUblico. 

Dos fundadores, porem, nao exige a lei 
nenhuma referencia especial, a nao ser o 
nome, nacionalidade etc. Sim, sao eles 
responsabilizados civil e criminalmente 
pela violacao dos preceitos legais relativos 
a constituigao da sociedade, ou que se ori-
ginarem de atos ou operagOes anteriores a 
constituigao. A responsabilidade, todavia, 
so se apura ex post facto, quando ferida, 
irremediavelmente, por vezes, a economia 
popular. 

Na imagem de RIPERT, a sociedade axle-
nirna a uma poderosa maquina juridica; nao 
seria razoavel exigir o Estado dos que se 
propeem a dirigi-la uma especial, habilita-
can como se reclama dos que dirigem ma-
quinas menos perigosas? 

Tambem dos diretores nenhuma virtude 
se requer, em regra, para administrar, alem 
de que nao tenham side condenados a de-
terminados crimes (art. 116 do Dec.-Lei 
2.627/40). A cautela, como se ye, visa a apu-
rar a inexistencia de qualidades negativas. 
Nada se exige de predicados positivos. Evi-
ta-se, pois, o segundo crime contra a eco-
nomia popular, facilitando-se o primeiro. 

Em maos inabeis ou inescrupulosas, os 
cuidados intpostos pela lei das sociedades 
por agues para evitar danos a economia 

(22) Ob. cit.. pig. 63  

popular tornam-se inUteis. Por exemplo: 
as quantias recebidas dos subscritores de-
vem ser depositadas pelos fundadores em 
bancos etc. (Dec.-Lei 5.956/43). Antes, po-
rem, passam pelas maos dos fundadores, 
onde podem ficar definitivamente. 

0 problema nao a de facil solugao, mas 
parece residir na administragao da socieda-
de, de um lado, e na credulidade e igno-
rancia do pUblico em relagao a certas 
sociedades ou suas promessas. Promete-se, 
pUblicamente, imOveis suntuosos sem rea-
justamento, em medicas prestagoes e o povo 
cre. Promete-se alimento farto e residen-
cia gratuita ao portador de urn titulo irri-
seri° e o povo cre. E da crenca va, nasce 
a desilusao, corn prejuizos ao fortalecimento 
de um mercado de capitais, indispensavel 
a pujanga da sociedade anenima. 

Se nao se pode, ex abrupt°, educar o 
public°, licito a esperar do Estado urn 
contrele preventivo nos apelos das socieda-
des arta/limas. Pouco adianta erigir em 
crime cada uma das praticas contrarias a 
lei das sociedades anenimas. "0 rigor da 
lei penal sossega os acionistas, mas por isso 
incita-os a fiarem-se na vigilancia dos 
fiscais e do ministerio publico. A assem-
bleia geral lhes parece mais inUtil ain-
da." ( 23 ). 

0 que se diz acima da assembleia geral 
pode-se transportar para a subscrigao 
blica de agBes ou tomada de obrigagiies. 0 
aniancio pUblico de certos empreendimentos 
miraculosos leva o pUblico a crer na legiti-
midade deles. Nao poderia esperar que 
fantasias se veiculassem em jornais de 
grande circulagao impunemente. 

Se nao se pode vigiar quem cre, pode-se 
fiscalizar quem promete. Seria licito, des-
tarte, exigir dos fundadores e administra-
dores das sociedades anenimas algo mais 
que o nome ou a certidao negativa de cri-
mes. 

Ha, tambem, o reverso da medalha. A 
intervengao excessiva, a precaugao inUtil, 
o registro desarrazoado levara ao emperra-
mento da maquina juridica. 

A recente Lei de Mercados de Capitais 
procura regular a oferta pUblica de bens, 
evitando o que os americans chamam de 
"venda do ceu azul". A nova disciplina, 
contudo, concentra-se, sobretudo, nas insti-
tuigOes que tern por objeto a emissao de 
titulos, ou a distribuigao e negociagao deles 
(bolsa de va/ores, instituigOes financeiras 

(23) RIPPERT, ob. cit., pig. 113 
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autorizadas a operar no mercado de capitais, 
sociedades distribuidoras, sociedades corre-
toras etc.). Quanto a estas a lei, a par 
de outras providencias, preve "condigoes 
de idoneidade, capacidade financeira e 
habilitagao tecnica a que deverao satisfazer 
os administradores ou responsaveis pelas 
sociedades ou firmas individuais referi-
das..." (art. 10, item III). 

Para as sociedades que apelam ao 
blico, a lei imp6e registro no Banco Cen-
tral, exigindo, ademais, que as emissOes de 
titulos e valOres mobiliarios se facam pelo 
sistema previsto em seu artigo 5. 0  (arts. 21 
e 16). 

Acrescentam-se, como se ve, pela nova 
lei, as disposigOes do DL n. 0  2627/40 e da 
Lei 1521/51, novas cuidados para preservar 
a economia popular. 

A lei brasileira, contudo, prima em aten-
tar para a repressao dos abusos, importando 
pouco com a prevencao deles. Continua a 
nada exigir, salvo excepcionalmente, dos 
administradores das sociedades anOnimas. 
Resulta dai que o raro contrOle preventivo 
tende para a inutilidade. 0 prOprio registro 
previa, impeisto pela nova lei, serve menos 
de contrOle preventivo do que repreosivo. 

Sendo importante, nao a suficiente regu-
lar os meios de apelo ao publico ou punir 
praticas ilegais. Corn efeito, conforta pouco 
a Economia Popular, como ja dissemos, 
saber que o autor da fraude se serviu de 
um perfeito aparato juridico para perpe-
tra-la. Quanto a sancao penal aos crimino-
sos pilhados, satisfaz ela a sociedade mais 
do que a vitima e a responsabilidade civil 
56 se efetiva quando o autor do ilicito nao 
dissipou ou escondeu seus bens, o que nao 

dificil corn as figuras de palha e os titu-
las ao portador. 

E mister que a lei se volte para o admi-
nistrador de sociedade anOnima. E ele que 
dirige a maquina de captar poupancas e 
transformar em lucros. E ele o condutor 
dos gigantes de que depende a vida econ6- 
mica de uma nacao. SO por misoneismo se 
pode ter como privadas as fung6es que 
desempenham. Em verdade sao fungOes 
piablicas ou semipiablicas que so os espe-
cialmente capacitados deveriam poder exer-
cer. 

ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE 
ANONIMA NO DIREITO COMPARADO 

A administragao da sociedade anOnima, 
tornado a termo em sentido estrito, tem 
caracteristicas tipicas no direito de cada  

pais, muito embora, como nota comum a 
todos, seja enfeixada em Orgaos apartados 
da assembleia geral. Vejamos, em rapid° 
vOo, como o problema tern sido enfrentado 
em direito comparado. 

Direito norte-americano — As socie-
dades por agOes, nos EEUU, sao disciplina-
das prevalentemente pela legislagao dos 
Estados membros. Todavia a Uniao, atraves 
de seus poderes implicitos, vem legislando 
concorrentemente em muitos pontos sObre 
as sociedades anOnimas, baseada, sobretudo, 
em sua competencia de regular o comercio 
internacional e interestadual. A disciplina 
federal restringe-se, em regra, a regular 
aspectos da sociedade anenima que interes-
sam ao comercio interestadual. 

Feita a observagao sabre a coexistencia 
de leis federais e estaduais, deve-se adver-
tir, corn PIERO SERENI ( 24), que as leis 
dos diversos Estados, muito embora divir-
jam em aspectos especificos, guardam entre 
si uma notavel uniformidade sObre os con-
ceitos fundamentais das sociedades anOni-
mas. 

Anote-se, ainda que, as "business corpo-
rations" (sociedades comerciais) quando 
assumem dimensOes consideraveis, corn urn 
mlmero grande de acionistas e empregados 
e tend'em a satisfazer importantes necessi-
dades do consumo pdblico se tornam insti-
tuigOes quase pOblicas, sujeitas a normas 
prOprias no que tange a sua administracao 
e funcionamento. Referimo-nos as Public 
Companies que, a despeito de caracteristi-
cas singulares, permanecem sociedades 
privadas. 

A administracao das sociedades america-
nas a atribuida ao "board of directors", 
como Orgao colegiado. Os poderes dos dire-
tores sao bastante amplos, como se extrai 
abaixo de uma sentenca do Estado de Nova 
York freqilentemente citada: 

"Todos os pocleres conferidos ex-
pressamente por lei ou que por neces-
sidade pertencem implicitamente (a 
uma sociedade), devem ser exercidos 
pelos diretores, os quais se constitu-
em, na norma de lei, o Orgao que ad-
ministra o patrimanio social. Dentro 
dos limites estabelecidos no ato cons-
titutivo esses tern plenos poderes para 
regular os negOcios sociais, na manei- 

(24) LE SOCIETA PER AZIONE NEGLI STATI UNI- 
TI, MILANO, ED. GIUFFRE, 1951, pig. 7. 
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ra mais oportuna a seu juizo, e os 
contratos que uma sociedade pode le-
gitimamente concluir entram, de re-
gra, no poder deles" ( 25 ) 

Sem obter o consentimento expresso e 

l especifico dos acionistas os diretores podem 
iconcluir contratos, tomar dinheiro empres-
tado sob garantia cambiaria ou de outra na-
tureza, vender, hipotecar, dar em penhor 
bens sociais e fazer cessOes em favor dos 
credores. Os "directors" estabelecem, de 
outra parte, as diretrizes que se devem se-
guir na administragao da sociedade e es-
colhem os "officers" os quais tern o dever 
de dar execucao pratica a tais diretrizes. 
Todos os atos acima alinhados sao conside-
rados, nos EEUU, "ordinary business" e es-
tao incluidos nos poderes dos administrado-
re. (26). Alem dos anteriormente citados in-
clui-se na competencia dos administradores, 
ate mesmo a aprovacao dos balancos (cor-
porate balance sheet), como decorrencia do 
poder de determinar as diretrizes econO-
micas e financeiras da sociedade. Quanto 
aos estatutos (by-laws) afirma SERENI( 27 ): 

"Cosi pure it potere di approvare 
lo statuto, e sopratutto quelo di mo-
'dificar/o, che spetano in linea di prin-
cipio agli azionisti, possano essere e 
sono generalmente delegati da loro 
agli amministratori, questi acquistano 
cosi considerevoli poteri per quanto 
-riguarda la procedura l'organizzazio-
ne interna e i metodi di funziona-
mento della societa." 

Os "directors" sao nomeados pelos acio-
nistas e vao constituir, coma se disse, o 
"board of directors". Os estatutos, ordina-
riamente, autorizam o "board" a nomear 
comites especiais, como, por exemplo, os 
comites executivos (executive committees) 
ou financeiros (finance committees) . Tais 
comites nao podem substituir o "board" na 
administracao da sociedade, dado que algu-
mas das atribuicOes do "board" sao indele-
gaveis. 

O mandato dos "directors" dura, em re-
gra, ate a proxima assembleia anual, em- 

(25) Beveridge v. New York El R. Co. 

(26) A menos que se disponha diferentemente os 
administradores tern sbmente, poderes normais 
de administragio. 

ter, 
	porem, que se consi- 

deram ordinarios, normais,muitos poderes que, 
no Brasil, sic, atribuidos a assembleia dos acio-
nistas. 

(27) Ob. cit. pag• 74.  

bora seja comum a clausula estatutaria dis-
pondo que os administradores se mante-
nham no cargo ate que sejam nomeados 
seus sucessores, com o que se impede a 
perda autometica do mandato. 

Saliente-se que os diretores nao podem 
ser destituidos durante o mandato, senao 
por junta causa, a menos que os estatutos 
ou a lei estadual permitam diversamente. 
Os estatutos dispOem, geralmente, que, em 
caso de vaga, os componentes do "board" 
possam escolher urn novo "director" para 
preencher o cargo, ou, ate mesmo, aumen-
tar o nemero de cargos do "board", ate o 
limite previsto no ato constitutivo ("arti-
cles of corporation" ou "charter"), preen-
chendo-os sem audiencia da assembleia 
dos acionistas. 

SOlore a remuneragao dos diretores ates-
ta SERENI: 

"Gli amministratori ricevono di re-
gula un compenso assai modesto: a 
volte essi non vengono compensati 
affatto per l'esercizio della attivita 
the sono proprie del consiglio de am-
ministrazione; non esiste quindi alcu-
na presunzione che gli amministratori 
abbiano diritto a compenso. Salvo 
disposizioni in contrario In loro retri-
buzione deve essere fissata in anti-
cipo dagli azionisti e non e permesso 
di liquidare loro un compenso per 
l'opera gia prestata. Lo statuto tutta-
via pub autorizzare gli amministratori 
stessi a fissare it proprio compenso. 
Gli "officers" invence sono in gene-
rale retribuiti in misura proporzio-
nata ai loro servizi. L'ammontare del 
loro compenso a fissato dal consig/io 
d'amministrazione. 

In pratica pub avvenire che gli 
amministratori nominino se stessi "ad 
officers" (80) e si assegnino in tale 
qualita una retribuzione notevole, che 
pub consistere non soltanto nello sti-
pendio (salary), ma anche in una 
gratifica (bonus) annuale o in rela-
zione a partico/ari affari, e in pen-
sioni, partecipazioni agli utili e opzio-
ni in. occasione di nuove emission di 
azioni o obligazioni sociali". 

E de se notar que os poderes de adminis-
trar, ao contrario do que se passa no direito 
brasileiro, sao conferidos ao conselho de ad-
ministracao (board) regularmente convo-
cado, e nao aos administradores individual- 
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mente. Releve-se, ainda, que, tal coma sus-
tenta a maioria dos comentadores da Lei 
de Sociedade por AcOes brasileira, nao po-
dem, no direito americano, ser administra-
dores as pessoas juridicas. 

Os principais deveres dos adnainistrado-
res (directors) sao os de exercer a admi-
nistragao corn diligencia e de agir corn leal-
dade no resguardo da mesma. Os "direc-
tors" respondem perante a sociedade por 
dolo ou culpa, "in comittendo ou in °mitten-
do". 0 grau de diligencia exigida dos "di-
rectors", em Nova York, e a que urn ho-
mem medio (ordinary prudent man) usa 
em seus prOprios negOcios. Contudo, a ju-
risprudencia se tern recusado a declarar 
responsavel o diretor, depoe SERENI, por 
urn erro de valoracao cometido em boa-fe 
(honest error of judgment). 

De outra parte, os diretores nao sao cul-
pados, geralmente, por violagao de deveres 
cometida por outro administrador, a menos 
que haja cumplicidade, consentimento ou 
negligencia em apurar o ilicito ou impedi-
lo. Os deveres de fidelidade dos diretores 
decorrem da qualidade de fiduciarios que 
ostentam. 

Quanto aos negOcios juridicos entre a 
sociedade e o diretor, nao sao eles contra-
rios a ordem publics. Freqiientemente os 
atos constitutivos e estatutos os autorizam, 
sendo necessario, porem, que a sociedade 
se fornecam todos os elementos relevantes 
e que a operacao seja equanime. 

Dada a qualidade de fiduciarios, os "di-
rectors" nao podem conseguir ou receber 
alguma utilidade oculta em funcao do prO-
prio cargo, nem concorrer corn a sociedade, 
ou tirar beneficios de informagoes conf i-
denciais que obtenham em funcao do car-
go, ainda que sem prejuizo para a socieda-
de. Observa SERENI: 

"In pratica le leggi, gli atti cons-
titutive e gli statuti permettono ai di-
rettori di society americane di con-
cludere operazioni con le society da 
Toro amministrate e di avere un  in-
teresse personale in materie che ri-
entrano nell'ambito delle attivita 
sociali, in misura assai pit, ampia che 
non sia permesso in altri paesi" (28 ). 

Quanto aos "officers", sao eles os execu-
tivos de sociedades. Para que se compre-
enda a funcao dos "officers" a mister ter 
presente que, nos EMU, a funcao ad- 

(28) Ob, cit., pig. 78. 

ministrativa se divide, por assim dizer, em 
deliberativa e executiva. Os directors, 
constituidos no "board", tem plenos pode-
res de gerir e representar a sociedade, mas 
a autoridade de agir por conta dessa a de-
legada por eles aos officers, os quais agem 
sob o controle do "board". Os poderes dos 
"officers" sao estabelecidos nos atos cons-
titutivos (charter), nos estatutos (by-laws) 
e nas deliberacOes do "board". 

Os "officers" sao nomeados pelo "board", 
nao havendo impedimenta em que a mes. 
ma  pessoa realm a qualidade de "director" e 
"officer". Comumente o presidente de so-
ciedade (officer, de grau mais elevado) e 
tambem presidente (chairman) do "board". 

Os "officers" Sao empregados da socieda-
de, corn caracteristicas tipicas. Podem ser, 
a qualquer tempo, destituidos pelo "board", 
muito embora merecam indenizacao se, ao 
curso de seu contrato corn prazo determi-
nado, farem despedidos sem justa causa. 
Empregados "sui generis" os "officers" sao 
fiduciarios da sociedade, pelo que a eles se 
aplicam os deveres de lealdade e diligencia 
a que nos referimos alhures. Em materia 
de contrele sabre os demais empregados, as 
obrigagoes exigidas dos "officers" sao mais 
rigorosas do que as impostas aos directors, 
porquanto estao eles em contato mais es-
treito corn os subordinados. 

Temlas as sociedades devem ter, por lei, 
os seguintes "officers": urn presidente (pre-
sident), urn tesoureiro (treasurer) e urn 
secretario (secretary). A estes se ajuntam 
outros criados pela sociedade, que, quanto 
mais importante, maior nOmero tern. 

A mesma pessoa pode ocupar mais de um 
lugar coma "officer", sendo este fato comum 
nas pequenas empresas. 

Sabre as atribuicoes dos "officers" escla-
rece SERENI ( 29 ): 

"Di solito it presidente ha it potere 
di firmare i contratti, di assumere e 
licenziare it personale (power to hire 
and fire) e di dirigere in tutto, o in 
parte gli affari sociali (93). In molts 
societit, e sopratutto in quelle piccole, 
i suoi poterisono quazi assoluti. Qua-
se sempre it consiglio di amministra-
zione nomina anche uno o pill vice-
presidente che fanno le veci del pre-
sidente in caso di assenza o di inca-
pacity di agire di quest'ultimo. Tal 
volta it presidente delega permanen. 

(29) Ob. cit., pig. 81. 
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temente un datto gruppo diman,sioni 
ad uno o piu vice-presiclente: si han-
no cosi spesso nelle grande societa, 
vice-presidente in charge del perso-
nale, delle vendite, delle questioni le-
gali, della pubb/icita, etc.... II teso-
riere riceve, custodisce, paga ed e 
responsabile per i fondi sociali; egli 
deve disporne nella maniera pres-
critta dalle leggi, dall'atto, dagli sta-
tuti e dal consiglio d'amministrazione. 
Il segretario ha funzioni amministra-
tive in senso stretto: egli e incaricatto 
della custodia e della tenuta dei libri, 
delle carte a del sigillo della societa, 
invia gli avvisi di convocazione delle 
assem.blee e le altre comunicazioni agli 
azionisti e rilascia certificati per con-
to della societa. 

As leis dos varios Estados-membros nao 
preveem a constituicao de Orgaos de con-
trOle, semelhantes ao conselho fiscal das 
sociedades brasileiras. Em algumas socie-
dades, porem, existem funcionarios espe-
ciais que exercitam o contrOle financeiro 
interne (controllers) . De outra parte, os 
livros e outros documentos sociais sao, ge-
ralmente, submetidos a inspeciies periOdi-
cas por parte dos "certified public accoun-
tants", que exercitam fungi-5es semi-pall-
cas. Corn autorizacao de sociedades urn 
"certified public accountant" pode rela-
tar a situagao da sociedade, de modo que 
os que tratam corn a sociedade fiquem em 
condicOes de conhecer a situacao da mes-
ma. 

Advirta-se, neste passo, que a vida das 
sociedades a cercada de urn enorme sigilo, 
nao se tornando piablicos os balancos, ou 
os resultados das assembleias de acionistas, 
nem mesmo a convoca.cao destas, que 
feita pessoalmente ao acionista. 

Quanto aos acionistas, os poderes e pri-
vilegios a eles atribuidos variam enorme-
mente, conforme a classe de aces de que 
disponham. Dai sublinhar SERENI que 

"si hanno negli Stati Uniti conflitti 
di interessi assai pia frequenti non 
soltanto tra gli amministratori e gli 
azionisti, ma anche tra gli azionisti 
appartenenti a classi. diverse" (30 ). 

No que tange ao contrede e administra-
gat) da sociedade o direito mais importante 
do acionista e o de voto e o de que a so- 

(30) Ob. cit., pag. 84.  

ciedade seja administrada diligente e ho-
nestamente, nos limites do objeto social e 
em beneficio dos interesses dos acionistas. 
0 direito de voto, contudo, pode ser distri-
buido de maneira desigual ou pode ser atri-
buido exclusivamente a uma exigua mi-
noria. Com  efeito, em alguns Estados mem-
bros, a sociedade pode emitir agOes sem 
voto, ainda que constituindo a maioria do 
capital social. Desse fato resulta que a so-
ciedade a controlada, muitas vezes, por um 
pequeno warner° de acionistas. 

Alias, o mesmo fenOmeno ocorre por uma 
outra serie de razoes, ainda quando tOdas 
as agOes possuam voto: o fracionamento 
intenso do capital votante e a existencia 
dos "voting trust". Tambem as procuragOes 
de voto dadas aos "directors" permitem 
que, por vezes, uma minoria permaneca in-
definidamente no contrOle da sociedade. 

Interessante a anotar que alguns estatu-
tos, corn o objetivo de permitir a repre-
sentagao das minorias na administragao 
dispiiem que o voto deva ser cumulative 
(cumulative voting). Para que tal sistema 
de voto possa funcionar a necessario que 
diversos "directors" devarn ser eleitos con-
ternporaneamente em Unica eleicao. A cada 
acionista atribui-se urn warners° de votos 
igual ao warner° de votos atribuidos a sua 
agao (ha agoes corn um warner° maior de 
votos que outras) multiplicado pelo name-
r° dos "directors" a serem eleitos. 0 ado-
nista pode dar todos os votos que possua 
a urn so candidato ou distribui-los entre to-
dos os candidatos ou alguns deles. A vota-
cao deve ser Unica para todos os adminis-
tradores, nao se devendo, pois, proceder a 
votacao de um ape's o outro. Quanto maior 

o warner° de administradores a serem 
eleitos mais reduzido e o mamero de votos 
e, portanto, a minoria necessaria para obter 
a nomeacao de urn representante, atraves 
do conferimento a este de todos os votos 
de que a minoria disponha. 

Mas em face das midtiplas combinagOes 
de voto, da existencia de agOes sem voto, 
de outras corn urn grande nimaero de vo-
tos isoladamente, tem-se que ( 31 ), 

"per lo meno potenzialmente gli 
amministratori e gli azionisti di mag-
gioranza negli Stati Unit/ possono 
piu facilmente the nun in algri State 
acquiotare it controllo di una grande 
societa e commettere abusi a danno 

(31) Ob. cit., pag. 156. 
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degli azionisti di minoranza attraverso 
modificazioni a proprio favore della 
struttura della society ed altri espe-
dienti del genre". 

Ao curso de suns conclusOes finais sabre 
as sociedades anamimas nos EEUU ob-
serva SERENI, apoiado em BERLE e ME-
ANS, que nas grandes sociedades os ado-
nistas abandonaram o contreile dela aos 
"management". Todavia, a atividade da Se-
curities Exchange Commission e o poder de 
supervisao de outros Orgaos administrati-
vos (Interstate Commerce Comission, Fe-
deral Trade Commission) e do judiciario 
se tern mostrado eficiente para resolver os 
grandes problemas das sociedades por 
acaes. 

Direito alernao — Para expor, sucinta-
mente, o problema da administragao nas 
sociedades ananimas alemas, servimo-nos 
de B. PIEDLIEVRE que em livro recente 
"SITUATION JURIDIQUE ET RESPON-
SABILIT2S DES DIRIGEANTS DE SOCI-
ET2S ANONYMES APR.ES LA LOI DU 
24 JUILLET 1966", DUNOD, 1967, paginas 
57/58, depiie: 

"0 direito alemdo das sociedades 
anonimas (Aktiengessellschaft) fun-
da-se numa distingdo, desconhecida 
ate entao no direito positive frances, 
entre as fung6es de diregdo e as fun-
goes de contreile. Em primeiro lugar, 
a sociedade é administrada pela dire-
gdo (Vorstand) dotada de poderes 
muito amplos. 

Esta diregdo administra a sociedade 
sob sua propria responsabilidade, e 
net° por delegagdo. Seu poder de re-
presentagdo é ilimitado e as restri-
gaes a este poder, que podem ser edi-
tadas pelos estatutos, sac) inoponiveis 
a terceiros. A diregiio se comp5e de 
um ou vcirios membros que devem 
ser pessoas fisicas e que estdo liga-
dos a sociedade por um contrato de 
locagio de servigos. Os membros sic) 
quase sempre os diretores da em-
presa. Silo Res nomeados por cinco 
anos no maximo; seu mandato é re-
novavel e só podem ser destituidos 
por motivo grave. Sua nomeagdo e 
destituicdo é da competencia do con-
selho de vigiltincia. 

Em segundo lugar, o controle des-
tas sociedades alemcis é assegurado 
pelo conselho de vigilancia (Aufsich- 

trat), que, contrariamente ao conse-
lho de administragao das sociedades 
francesas, administra a sociedade. 
Seu papel é de contro/ar a gestdo da 
diregdo. 0 conselho pode, a qualquer 
tempo, exigir um relatorio sObre os 
neg6cios da sociedade, relatOrio que, 
de qualquer forma, the deve ser apre-
sentado pelo memos todos os trimes-
tres. Faculta-se-lhe exigir a apre-
sentaciio dos livros e escrituras da 
sociedade e verificar o patrimonio 
especialmente os fundos de caixa, os 
valores e os estoques. Examine o con-
selho, anualmente, as contas de exer-
cicio; se as aprova, tais contas nito 
tern que ser submetidas a assembleia 
geral. Nomeia e revoga os membros 
do Vorstand, e pode convocar a as-
sembleia geral. 

Enfim, o conselho de vigilancia de-
ye dar sua aprovageio a certas deci-
cis6es do Vorstand que sdo objeto, 
nos estatutos, de uma enumerageto 
detalhada (Katalog). 0 conselho de 
vigilancia deve comportar tres mem-
bros no miniino e quinze no maxima. 
Os dois tergos destes membros sao 
nomeados pela assembleia geral, que 
pode revogci-los ad nutum. 0 ultimo 
ten() é eleito pelos assalariados da 
empresa". 4 

A lei alema nao foi desconhecida pelo 
autor do ante-projeto da Lei de Sociedade 
por Agoes brasileira que sabre ela assim se 
referiu, verbis ( 32 ): 

"SOmente a prcitica, e mantido que 
fosse, na Alemanha, o regime politico 
e economic° vigente, poderia dizer se 
a lei de 1937, no que se re/aciona corn 
a administraceio da empresa, é real-
mente eficiente. Seria, porem, insen-
sato introduzir, em outros paises, de 
clima, politica e econOmicamente, di-
ferente, instituigiies que nem sequer 
deram prova, no tempo, do seu valor". 

Direito Frances — A lei francesa de 24 
de julho de 1966, modificada pela lei de 4 
de janeiro de 1967 ao regular a direcio e 
administragao de sociedade anemima permi-
tiu dois regimes: o do conselho de adminis-
tragao, de urn lado, de outro, o do diretOrio 
e do conselho de vigilancia. 

(32) TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, SOCIE-
DADES POR AcOES, Ed. Forense, 3. 2  ed. voL 
II, peg. 83. 
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O regime anterior — 0 primeiro foi ins-
tituido pela Lei de 16-11-40 que, no teste-
munho de ESCARRA ( 33), generalizou a 
pratica estatutaria francesa tornando-a 
obrigatOria. 

O Conselho de Administragao (composto 
de tres a doze membros) e o Orgao de ges-
tao da sociedade; resulta dal que "chacun 
des administrateurs, considers individual-
ment, ne dispose d'aucun pouvoir d'admi-
nistration. Il ne possede, a ce titre, aucun 
pouvoir de decision" ( 34 ). 

Os membros do conselho sao eleitos pela 
assembleia geral. 0 mandato nao pode ul-
trapassar de tres anos para os primeiros 
administradores, ou seis anos para os elei-
tos em assembleia geral, permitindo-se a 
reeleicao (art. 90). 

Admite-se que uma pessoa juridica possa 
ser membro do conselho, ficando sujeito 
seu representante as regras a que se sub-
metem os demais conselheiros, corn respon-
sabilidade solidaria da pessoa representada 
(art. 91). 

Em caso de vaga os conselheiros podem 
proceder a nomeacao de substitutos em ca-
rater provisOrio, ate que a assembleia ra-
tifique a escolha (art. 94). 

Os conselheiros devem, necessariamente, 
possuir awes da sociedade em warner° nao 
inferior ao exigido pelos estatutos para os 
acionistas ordinarios poderem participar da 
assembleia ordinaria. Tais awes ficam 
caucionadas a sociedade com garantia da 
administracao (art. 95). 0 controle dessa 
imposicao legal a realizado pelos fiscais 
(commissaires aux comptes) (art. 97). Sa-
bre a competencia do conselho de adminis-
tragao diz a Lei de 24-7-66: 

"Art. 98 — 0 conselho de adminis-
tragclo esta investido de poderes de 
gestrto os mais amplos para agir em 
qualquer circunstancia em nome da 
sociedade; ele os exerce dentro do li-
mite do objeto social e sob reserva 
daqueles expressamente atribuidos 
pela lei as assembleias de acionistas. 
As disposigoes dos estatutos  limitan-
do os poderes do conselho de admi-
nistragdo sac, inoponiveis a terceiros. 

As caug5es, avais e garantias dadas 
por sociedades que nao se jam as que 
exploram atividade bancaria ou fi- 

(33) TRAITS THEORIQUE ET PRATIQUE DE 
DROIT COMERCIAL — TOME QUATRLEME, 
L'ADMINISTRATION DES SOCIBTES ANONY-
MES, SIREY, 1959, pig. 13. 

(34) ESCARRA, ob. cit., pag. 134.  

nanceira sao objeto de uma autoriza-
cilo do conselho dentro das condic6es 
determinadas por decreto." 

Para as deliberagOes do conselho exige-
se o quorum minimo da metade dos mem-
bros previstos no estatuto. As deliberagOes 
sao tomadas pela maioria dos presentes, 
salvo exigencia estatutaria mais ampla (art. 
100) . 

0 Conselho de Administração elege en-
tre seus membros o Presidente do Conse-
lho de Administragao, anteriormente cha-
mado de Presidente-Diretor Geral. 0 con-
selho fixa sua remuneracao e seu mandato 
como Presidente do Conselho nao pode ex-
ceder ao que ele tem como conselheiro. 

Anote-se, aqui, que no Direito Frances, 
no regime anterior (mantido na lei de ju-
lho de 1966, facultativamente), o Press-
dente do Conselho acumula duas especies 
de fungOes distintas: a de administragao 
prapriamente dita e a de execucao. 

PIEDLIEVRE, apreciando a nova lei 
francesa, constata: 

"Il existe done, dans cette concep-
tion du president du conseil d'admi-
nistration maintenue pour la nouvelle 
loi sur les societes commerciales, un 
cumul de deux fonctions, de deux 
notions, juridiquement bien distinc-
tes: celle de l'administration et de la 
deliberation, qui sont la destination 
meme du conseil qu'il preside et que 
celui-ci exerce, et celle de l'execu-
tion de decisions prises pour cet or-
ganisme deliberatif, c'est-a-dire de la 
direction generale de la societe, dont 
le president est le seul responsable" 
(35) .  

O Presidente do Conselho de Administra-
cao assume sob sua responsabilidade a ad-
ministragao geral da sociedade, enfeixando 
todos os poderes decorrentes do objeto so-
cial da sociedade, salvo os atribuidos a as-
sembleia ou ao conselho como colegiado 
(art. 113). 

ESCARRA comentando o direito anterior 
observava: 

"Si la loi a d'une part reconnu au 
conseil d'administration le pouvoir 
d'administrer la societe, si, d'autre 
part, elle a confie au president-direc-
teur general la mission d'eu assurer 

(35) Ob. cit., pag. 7. 
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la direction, generale elle a orris de 
tracer la frontiere entre la notion 
d'administration et celle de direction 
generale ou, ce qui revient, prati-
quemment au meme, de determiner 
les pouvoirs propres dont dispose le 
president-directeur general." 

A nova lei, porem, nao discrimina, ao 
consolidar a legislagao anterior, as funcOes 
reclamadas por ESCARRA. E o Presidente 
do Conselho o homem forte da sociedade, o 
"animador da sociedade" no dizer de PIED-
LIEVRE. 

Consoante VERNON ( 36 ) ao criar o car-
go de President-Directeur General 

"o que o legislador quis, é que calla 
sociedade anOnima tenha a sua fren-
te urn chefe que administre efetiva-
mente, que se ocupe seriamente dos 
negocios sociais, que dirija a socie-
dade que ele preside". 

"Quis igualmente que terceiros, que 
tratam corn a sociedade, tenham di-
ante de si, sem contestagao possivel, 
um representante legal e responscivel 
cujos poderes nao possam ser discu-
tidos e que se presume sejam os maio-
res possiveis". 

"Este Presidente é desde entao res-
ponscivel da gestao, mesmo com seu 
patrimortio pessoal, dentro de certas 
condicaes". 

"0 objetivo procurado era, pois, ter 
tecnicos (no sentido amplo) a fren-
te das sociedades, em lugar de ter 
personalidades, incapazes de conduzir 
o negacio que elas presidem, limitan-
do-se a confiar em tecnicos assalaria-
dos e cumu/ando os mandatos so-
ciais. So a gestao efetiva pelo Pre-
sidente permite atribuir responsabi-
lidades em caso de ma gestao". 

O Presidente do Conselho pode propor ao 
colegiado a nomeagao de diretores-gerais 
(directeurs generaux) corn o fim de assisti-
lo, na qualidade de chefe da sociedade (art. 
115). Neste caso, a extensao e duragao dos 
poderes delegados aos diretores a determi-
nada pelo conselho de administragao que 
pode revoga-los a qualquer tempo. 

Diante de terceiros, os diretores gerais 
tern os mesmos poderes que o presidente 
do conselho. 

Para rematar, observe-se que este siste-
ma paradoxal de cumular as fungOes de 
diretor geral e Presidente do Conselho de 
Administracao constitui 

"une des raisons qui l'avaient con-
duit a introduire dans la loi un type 
nouveau de societe, dans lequel le di-
rectoire dirige et Ore seul la societe 
sans le controle du conseil de surveil-
lance" ( 37). 

Sabre os poderes e deveres dos "commis-
saires aux comptes" e os direitos dos acio-
nistas, nos referiremos a seguir, ao descre-
vermos o novo regime instituido pela lei de 
24 de julho de 1966. 

O novo regime — A nova lei francesa de 
24-7-66 sabre sociedades comerciais permi-
te que a administragao das sociedades an& 
nimas francesas se submetam ao regime 
instituido nos arts. 118 a 150 ou permane-
gam regidas pelo sistema instituido pelas 
leis de 1940 e 1943, a que nos virnos refe-
rindo. 

Pela lei nova as sociedades anemimas sao 
dirigidas e administradas por urn comite de 
direcao (Directoire). Preve-se, ainda, urn 
conselho de vigilancia que sucede ao con-
selho de administracao, mas onde a fungao 
é, essencialmente, de controle do diretOrio, 
ainda que, acessariamente, possa autorizar 
certos atos, tal como na lei alema. 

O sistema novo foi introduzido no projeto 
de lei por M.M. CAPITANT e LE DOUA-
REC. PIEDLIEVRE assere: 

"Selons les declarations de ses au-
teurs, le but porsuivi etait double: 
faire un pas vers l'unification du 
droit commercial europeen, en sa rap-, 
prochant du droit a/lemand, et d'au-
tre part faciliter l'evolution du droi 
des societes vers une reforme de ren-
terprise". 

O DiretOrio, composto de cinco membros 
no maxima, a eleito pelo conselho de vigi-
lancia que designa urn dos eleitos como 
presidente (art. 119). A destituigao dos 
eleitos, contudo, pertence a assembleia ge-
ral, por proposigao do conselho de vigilart-
cia, e nao se deve dar, sob pena de inde-
nizagao, sem que ocorra justa causa (art. 
121). 

O diretOrio tem poderes os mais exten-
sos para agir em nome da sociedade, em 
quaisquer circunstancias, observados o ob- 

(36) LE PRESIDENT-DIRECTEUR 	 (37) PIEDLIEVRE (ob. cit., pag. 14). 
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jeto social desta e a competencia legal do 
conselho de vigilancia e da assembleia. As 
disposigOes estatutarias limitando os pode-
res do Dire-tad° sao inoponiveis a terceiros 
(art. 124). 

0 Presidente do DiretOrio representa a 
sociedade  .  diante de terceiros, podendo se 
estender tal poder de representando a ou-
tros diretores, se os estatutos o previram. 
(art. 126) . 

0 conselho de vigilancia exerce o con-
tole permanente da gestao da sociedade. 
Em qualquer epoca do ano, o conselho pode 
proceder as verificacoes que julgar oportu-
nas e examinar os documentos necessarios 
ao cumprimento de sua missao fiscalizadora. 
Ao menos uma vez por trimestre, o dire-
tOrio deve apresentar urn relatOrio ao con-
selho de vigilancia, e, ape's o encerramento 
do exercicio social, os documentos e con-
tas relativas aos negOcios da sociedade (ba-
lanco, contas de lucros e perdas, etc). 

O conselho de vigilancia e composto de 
tres a doze membros, devendo cada urn de-
les ser acionista da sociedade, com urn /la-
mer° minima de awes fixado nos estatutos, 
sendo-lhes defeso participar do diretorio. 

Os conselheiros sao eleitos pela assem-
bleia, corn mandato de, no maxima, seis 
anos, permitida a reeleicao, salvo disposi-
(do contraria nos estatutos. A destituicao 
deles se pode fazer a qualquer tempo pela . 

 assembleia. 

Dentre seus membros o conselho de vi-
gilancia escolhe urn presidente e urn vice-
presidente, pessoas fisicas, encarregados de 
convocar o Orgao e dirigir os debates. 0 
quorum minima e o da metade dos mem-
bros, deliberando-se por maioria dos pre-
sentes, salvo exigencia estatutaria mais ri-
gorosa. 

A assembleia geral pode conceder aos 
membros do conselho, como remuneracao 
por sua atividade, uma soma fixa anual, a 
atulo jeton de presenca, e o conselho de 
vigilancia, em condicOes especiais, pode 
conferir remuneracao especial por missoes 
ou mandatos confiados a seus membros, 
sujeita ao placet da assembleia atraves de 
relaterio dos comissarios de contas. 

Ha, finalmente, alem da assembleia ge-
ral, os comissarios de contas que exercem 
o contrOle da sociedade. Estes sao nomeados 
(salvo em duas hipateses excepcionais) pela 
assembleia ordinaria, podendo por ela ser 
destituIdos em caso de falta ou impedi-
mento. Para ser comissario de contas  

necessario que se esteja inscrito numa lis-
ta publicada para este efeito. Urn regula-
mento da administragao pablica disciplina 
a prafissao de comissario de contas. 

Permite-se a acionistas representando 
pelo menos a decima parte do capital, re-
cusar, em juizo, um ou mais comissarios 
de contas nomeados pela assembleia, reque-
rendo a designacao de outros para substi-
tui-los; se provida a pretensao o comissa-
rio so pode ser clestituido judicialmente. 
Faculta-se, ainda, aos acionistas que re-
presentem urn decimo do capital social, no 
minima, pedir, judicialmente, a nomeacao 
de perito encarregado de relatar uma ou 
mais operagOes de gestao. 

Os honorarios dos comissarios de contas 
ficam a cargo da sociedade, e sao fixadas 
segundo modalidades fixadas por decreto. 

Quanto aos poderes que tem, atinam corn 
a verificacao da regularidade do inventa-
rio, da conta de lucros e perdas, balanco 
etc. 

Para este efeito podem examinar livros 
e valOres de sociedades, etc. Examinam, 
ainda, a sinceridade das informacOes pres-
tadas nos relaborios do diretOrio (ou do 
Conselho de Administracao) been coma as 
enderecadas aos acionistas. 

Para efeito de fiscalizacao os comissarios 
se podem fazer acompanhar de peritos de 
sua escalha. As investigagOes, anote-se, po-
dem ser levadas ate mesmo as sociedades-
maes ou as filiadas (em caso de piramida-
cao). 

As irregularidades verificadas pelos co-
missarios devem ser levadas a conhecimen-
to da primeira assembleia geral, e, se cons-
tituirem crimes, ao Procurador da Reg& 
blica. 

Sabre a responsabilidade deles dispoe o 
art. 234 da nova lei francesa: 

"Art. 234 — Les commissaires aux 
comptes sont responsables, tant a l'e-
gard de la societe que des tiers, des 
consequences dommageables des fau-
tes et negligences par eux commises 
clans l'exercice de leurs fonctions. 

Its ne sont pas civi/ement respon-
sables des infractions commises par 
les administrateurs ou les membres 
du directoire, selon le cas, sauf si, 

en ayant eu connaissance, ils ne les 
ont pas revelees dans leur rapport a 
l'assemblee genera/e". 
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Ficaremos, aqui, nas nossas observacOes 
sObre direito comparado, examinados que 
foram, sumariamente, os dois principals. 
modelos de administracao de sociedade anO-
nima pela originalidade de suas concepcOes 
— o norte-arnericano e o alem5o, e o fran-
ces, por seu carater de novidade. 

SUGESTOES FINAIS 

Chegamos ao capitulo final da parte pri-
meira, onde tentaremos alinhar algumas 
ideias sObre a reforma de achninistragao da 
sociedade anOnima. As sugestOes, porem; 
nao se relacionarn, de modo necessario, 
corn a lei de sociedades por noes brasilei-
ra, cuja critica precisa cabers a outro 
membro do grupo. Ha, corn efeito, solucOes 
de direito comparado que desservem a urn 
pais, como o nosso, de area imensa e pro-
fundos contrastes sOcio-econOmicos. Assim, 
por exemplo, confessa o autor do antepro-
jeto da Lei de Sociedades por AgOes ( 38 ) 
que 

"o legislculor de 1940 nao podia, po- 
rem, adotar a sistema ingles ou 
mica", (de controle) "nem tampouco, 
como se pretendia, tornar obrigatOria 
a eleicao de contadores profissionais 
para o Conselho Fiscal". E continua: 
"a extenscio geogrdfica do pais, os seus 
niveis diferentes de cultura, e a di- 
v ersidade dos meios econOmicos, se-
parados por longas disancias, impe-
diam, como impedem, a organizacito 
de um sistema rigido de fiscalizacEio 
no aparelhamento das companhias ou 
sociedades anonimas nacionais." 

Evidencia-se, destarte, que nem sempre 
as melhores solugOes de direito comparado 
serao cabiveis entre nos. HA de haver um 
trabalho de amoldamento entre a constru-
c.a. ° tearicamente adequada e a realidade 
brasileira. 

Isto pOsto, passemos ao objeto desse ca-
pitulo, que e o de oferecer sugestOes a re-
forma da administracao da sociedade anO-
nima, sem pretensOes de originalidade. 

2 mister, para tanto, separar as sugestOes 
de natureza substantiva das de natureza 
tecnico-formal, ou adjetivas, ou se se qui-
ser, corn DUGUIT, as de carater normativo 
das construtivas. 

(38) T.M. Valverde, ob. cit., pag. 349. 

Na base de qualquer reforma da socie-
dade anOnima ester sempre o problema do 
capital social. A sociedade por acOes deve-
ria ser reservada aos empreendimentos que 
necessitam de grandes capitais. 0 complexo 
regime a que se submetem a urn Onus pe-
sado para a pequena empresa, cuja con-
veniencia em carrega-lo decorre de razOes 
alheias aos fins econeymicos a que sociedade 
anOnima se destina. "Era preciso reservar o 
emprego da sociedade aminima as empre-
sas que tern necessidade desta forma juri-
dica porque a versa() de capitais importan-
tes lhes a indispensAvel. As outras nao de-
veriam poder usa-las". 

A observacio e de RIPERT ( 39 ). Em 
verdade, gigantes e anOes nao podem ser 
regidos pelas mesmas regras. 

Ademais, a exigencia de urn capital mi-
nirno evitaria ou dificultaria que a socie-
dade anOnima servisse de escudo a urns se-
rie de negOcios indiretos sobretudo no Bra-
sil onde persistem as awes ao portador. 
Outra vantagem decorreria do desconges-
tionamento dos Orgaos fiscalizadores do Es-
tado que, assim., poderiam exercer urn con-
trole efetivo nas sociedades que merecem 
ser vigiadas. Indispensavel, porem, e que 
o Estado, ao lado da grande maquina, cons-
trua outras menores, voltadas para o em-
preendimento medio e pequeno, corn a van-
tagem da limitacao de responsabilidade dos 
sOcios. De outra forma, morreriam no nas-
cedouro imameras iniciativas que merecem 
prosperar, corn prejuizos para a economia do 
pais. Referimo-nos as sociedades por quotas 
de responsabilidade limitada , cuja falta na 
Italia (e inadequada sistematizacao, no Bra-
sil, diriamos nos) a responsivel pelo gran-
de nOmero de anOnimas, no dizer de ASCA-
RELLI ( 40). 

Reservada a sociedade anOnima para a 
grande empresa pode-se retomar o exame 
das sugestOes a reforms da administracao 
dela, sob o aspecto normativo. 

Do exame superficial por nos empreen-
dido aflora, como dado inafastavel para 
uma reforma da administrag5o, a indife-
ren.ca do acionista. Nero ha coma sacudi-la; 
baldados foram todos os esforcos para 
tanto ! 

Se assim é, deve o reformador da socie-
dade anOnima afastar-se das concepcOes 
puramente teOricas que colocam o acionista 

(39) Ob. cit., Ng. 123. 
(40) ASCARELLI, Problemas das S. A. e Direao 

Comparado, nota 143, pag. 162. 
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reunido em assembleia no centro da socie-
dade, como origem e fim de todo poder so-
cial para reservar-ihe urn warner° menor 
de poderes. A tendencia salutar, no direi-
to comparado, e a do fortalecimento da ad-
ministragao, corn a alargamento da faixa 
dos atos considerados como de gestao ordi-
naria, e a criagao de urn Orgao junto a di-
regao, representando o capital, que sObre 
vigia-la, detem o poder de decidir deter-
minadas questOes de interesse social. 

"A assembleia geral nao deve ser sena° 
uma assembleia de eleitores" "Os ci-
daclaos nao administram eles prOprios o Es-
tado. Nao se deve pedir a assembleia ge-
ral senao a escolha de representantes." (42). 

Eleger os membros da administragao e 

decidir sObre as alteragOes nas preferen-
cias ou vantagens conferidas a uma ou mais 
classes de agOes, bem como sObre a criagao 
de novas agOes e a liquidagao de sociedades, 
eis urn born cameo de atribuigOes para as-
sembleia. 

Os demais poderes que excedem aos de 
gestao normal deveriam ficar fora da as-
sembleia, entregues a diregao e ao conse-
lho que se poderia denominar "de vigilan-
cia", como no direito trances. 

Tomar contas dos diretores, resolver so-
bre a criacao de obrigagOes ao portador, 
alterar estatutos em pontos outros que nao 
os relativos as caracteristicas das agOes ou 
a criagao de outras, etc. sao questhes tec-
nicas que o acionista, quando se interessa, 
raramente tern o grau de conhecimento de-
sejavel para bem decidir. 

A diminuigao dos poderes da assembleia 
em prol do conselho de vigilancia e da di-
regao nao implicaria em amputar os direi-
tos e garantias individuals do acionista. 
Talvez mesmo se se pudesse dar ao direito 
de participar dos lucros socials, o centro do 
interesse acionario, uma nova formulagao 
juriclica, no sentido de que sem o consen-
timento especifico do acionista nao fosse 
possivel sua capitalizagao ou manutengao 
em balango como "lucros em suspenso". 

Poder-se-ia estabelecer, por exemplo, 
que, ate 30 dias da publicacao do balango 
revelando lucros, ao acionista fosse faculta-
do reclamar os dividendos que coubessem a 
sua agao. SO a partir dal a Diregao (ou 
Conseiho de Vigilancia) deliberaria sObre o 
remanescente nao distribuido, para o fim de 
capitalize-lo ou mante-lo em suspenso, nes-
te caso pagando juros ao acionista, tal como 

(41) RIPERT, Ob. cit., peg. 131. 
(42) id.;  

em urn emprestimo simples. Os acionistas 
que houvessem recebido dividendos fica-
riam, fora da bonificagao em agOes. A cer-
teza da disponibilidade do dividendo pode-
ria concorrer, tambem, para facilitar a cap-
tagao de poupangas pOblicas. 

Alem disso, a distribuigao dos lucros, co-
mo regra so afastada pelo desinteresse do 
acionista em percebe-los sob forma de divi-
dendos, evitaria muitos dos abusos dos 
controladores da sociedade (e ate da dire-
gao) no sentido do autofinanciamento dela. 

Aceitando-se o conselho de vigilancia na 
reforma da administragao talvez se pudesse 
compO-lo de forma que melhor espelhasse 
a empresa, dando assento aos representan-
tes do trabalho. 

RIPERT, partindo da clistingao entre so-
ciedade e empresa, condena a participagao 
do trabalho no contrOle daquela. Aludindo 
a Ordenanca francesa de 22-2-45 que ins-
tituira os convites de empresa, corn alguns 
poderes de fiscalizagao sObre a diregao, en-
sinava o notavel professor da Faculdade de 
Paris ( 43 ): 

"Os redatores da ordenanga nao 
souberam distinguir duos coisas que 
nada tem de comum: a sociedade e a 
empresa. 0 pessoal desta nclo tem di-
reito algum a vigiar o funcionamento 
da sociedade; nao tem de se ocupar 
da organizagclo do capital, como os 
acionistas nada tem a ver com a or-
ganizagdo do trabalho. E samente 
para a obra de produgao que a co-
munidade deve ser organizada". 

Ocorre-nos, porem, que o trabalho tam-
bem se interessa na existencia do lucro. 0 
grau de interesse a que pode diversificar 
tendo em vista que a remuneragao do tra-
balho nao tem correlagao necessaria corn a 
existencia do lucro, ao contrario do que 
ocorre corn o capital. Contudo, se se en-
xerga a empresa como comunidade de ca-
pital e trabalho, nao vemos como urn dos 
fatOres que a integram — o trabalho, se 
possa alheiar do contrOle do outro. 

Dir-se-a que o conselho fiscal, na forma 
concebida pela lei francesa (onde o Esta-
do cuida para que tenha independencia ne-
cessaria ao exercicio da fungao), ja con-
trola a sociedade, pelo que seria desneces-
sari° o trabalho participar do conselho de 

(43) Ob. cit., pig. 322. 
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vigilancia. 0 argumento provaria demais, 
porquanto serviria para alijar tambem o 
capital do contrOle da diregao. 

Acresce, ainda, que o conselho de vigilan-
cia nao é, ou nao deve ser, urn mero fiscal 
de contas, pois soaria como uma redun-
dancia, a vista da existencia do conselho 
fiscal. 0 seu papel de controlador da di-
recao vai alem do simples exame da jus-
teza das contas, para verificar se a diregao 
se exerce no interesse dos recursos apli-
cados. 

E claro que a participacao do trabalho 
no conselho de vigilancia pressupOe resol-
vido, e de modo afirmativo, o problema de 
saber se haveria de partilhar do lucro da 
empresa. 

Parece, corn efeito, incontestevel direito 
o da participacao dos empregados nos lu-
cros da empresa, ainda que esta verdade 
seja afirmada sob formas diversas. 

Assim, ADOLFO BERLE, em conferen-
cia famosa pronunciada no Institut° da Or-
dem dos Advogados do Brasil, em agOsto 
de 1945, concluia ( 44 ): 

"Resulta dal que a sociedade por 
ag5es que dirige urn empreendimento 
pode possuir poderes virtualmente 
absolutos de acordo corn seus esta-
tutos. Entretanto a coletividade, co-
mo um todo, the impEie tres deveres 
sociais: tem que ser honesta e correta 
para corn seus acionistas e todos os 
que para ela contribuirem corn capi-
tal; deve, dentro do mciximo de suas 
possibilidades, abastecer a coletivida-
de corn as mercadorias que produz, 
em quantidade adequada e a pregos 
tae baixos quanto possivel; deve rea-
lizar isso, ao mesmo tempo dando aos 
empregados pagamento, condigoes de 
trabalho e garantia de emprego que 
lhes permitam viver bem, educar 
seus filhos e progredir tanto quanto 
sejam capazes". (Grifarnas). 

Ja RIPERT, ao cuidar da participagao do 
trabalho na empresa capitalista, por mais 
de uma vez, se pronuncia abertamente pela 
participacao do trabalho nos lucros, nao 
sob o fundamento do aumento da produti-
vidade da empresa, mas invocando a soli-
dariedade do capital e trabalho na produ-
gao. 

(44) Ver, in Revista Forense, n. 0  CIV, 1945, pag. 578. 

Na Alemanha, a Lei de 30-6-37, dispu-
nha: "é preciso que exista justa proporcao 
entre a participagao nos lucros de uma 
parte e as despesas feitas em favor do se-
quito ( 45 ) e das obras de utilidade pUblica 
por outro lado" (46). 

No Brasil, a partcipagao do trabalho nos 
lucros da empresa e mandarnento constitu-
tional. Ora, aceita que este. a regra norma-
tive, do momento em que se encontrar urns 
formulacao juridica razoavel para p8-la em 
execugao, parece inegavel que o trabalho 
deva participar tambem, sena° da dire*, 
ao menos do conselho de vigilancia, inte-
ressado, como o capital, na existencia do 
lucro. 

Outro ponto que haveria de merecer re-
paros numa reforma da administracao do 
sociedade anOnima esta corn o modo de re-
crutamento dos administradores. 

A sociedade anOnima que apela ao 
co, que tern cotagao na Boise de ValOres, 
que gira corn grandes capitals preenchen-
do urn papel de relevo na economia de um 
pais, enfim, a verdadeira sociedade anoni-
ma, mais e mais se aproxirna das insti-
tuigOes de direito pUblico. Nesta linha de 
pensar VERNON ( 47 ) dissera, ao tratar do 
evolugao provavel da sociedade aminima: 

"De plus en plus, le societe anony- 
me 

 
 se reglement et tend a continuer 

a se reglementer. De contractualle, 
elle est devenue une institution du 
droit prive, en attendant de devenir 
une institution du droit public". 

No direito espanhol, desde agOsto de 
1939, "les administrateurs dzs societes ayant 
un capital superieur a 50.000.000 de pesetas 
sont nomrnes par l'Etat, de facon discre-
tionnaire" 

Nao a necessario que se chegue ao extre-
mo da lei espanhola. Mas se se atentar em 
que a sociedade aminim.a de grande porte 
representa algo mais do que uma simples 
instituigao privada, fatalmente ha de se en-
carer o problema do recrutamento dos di-
retores corn mais habilidades. 

Poder-se-ia, talvez, exigir deles a corn-
provacao de uma certa pratica comercial, 
ou quanto aos que ocupam cargos tecnicos, 
uma especial habilitagao, seguida de uma 

(45) 0 sequito designa o conjunto do pessoal de cm 
presa. 

(46) Citado por RIPERT, ob. cit., pag. 310. 
(47) VERNON, ob. cit., pag. 156. 
(48) Id., ib., pag. 147. 

(48) .  
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rta experiencia pratica. Alem disso, con- 
ria exigir referencias favoraveis do ponto 

vista de idoneidade moral ao inves de 
a certidio negativa de crimes. 

A sociedade, por outro lado, deveria se 
brigar por todos atos praticados por seus 

representantes, quer agissem corn excesso 
de poderes, quer corn insuficiencia deles, 
desde que estivessem compreendidos no ob-
jeto social dela. 

A dinamica do comercio moderno, corn 
efeito, /lac) permite que a todo instante se 
verifiquem os estatutos da sociedade para 
saber se determinado ato entra ou nedo na 
esfera de paieres de seu representante. 
Nem se pode exagerar a presuncao de co-
nhecimento pUblico que decorre do arqui-
vamento e publicidade dos atos sociais. 
Alias, se se encara o problema sob este en-
foque, a licito ponderar que ninguem me-
lhor do que o representante da sociedade 
para conhecer o elenco de poderes de que 
esti investido e a extensao deles. Deste 
modo, se alguem deve penar pela falta, que 
seja a sociedade, por riao saber escolher 
seus administradores. Para ser valida con-
tra a sociedade a obrigack contraida por 
seu representante seria bastante provar que, 
ao assumi-la, este se encontrava no exerci-
cio do mandato e o ato do qual deriva nao 
conflita com o objeto social. Evitar-se-iam, 
assim, dolorosas les5es ao pUblico incauto. 

Outro ponto que poderia merecer aten-
cao do reformador atina corn a representa-
cao das minorias na direcao. WALDEMAR 
FERREIRA preconiza-a atraves do voto 
uninominal ( 49 ). 

A pratica estatutaria americana conhece 
o voto cumulativo; a dificil, contudo, dar 
uma formulacao pratica a tais sistemas de 
voto porquanto a 'eficacia deles, no !que 
tange a representack das minorias, depen-
dera tambem do Milner° de assentos a pre-
encher na direcao. Talvez se pudesse me-
lhor proteger os interesses da minoria corn 
a obrigatoriedade da distribuicao dos divi-
dendos, na forma que assinalamos, e com o 
fortalecimento do conselho fiscal, adotan-
do-se o modelo frances ou fazendo corn que 
o Estado norneie os conselheiros fiscais, re-
munerando-os, adequadarnente, atraves da 
sociedade anOnima. 0 controle exercido por 

(49) No prefacio de Problemas das Sociedades  And- 

um conselho fiscal independente e vigilante, 
a publicidade da gestao, somados corn os 
direitos e garantias individuais do acionista 
e urn alargamento no conceito de abuso de 
direito tenderiam a anular a necessidade 
da participacao da minoria na direcao. 

Outro ponto que merece reparos na lei de 
sociedade anOnima e a destituick dos di-
retores ao nuto da assembleia. Se se par-
tir da ideia de que os diretores devem 
atuar no interesse da empresa, poder-se-6 
chegar a uma concepcao da justa causa, tal 
como ocorre no direito do trabalho, como 
Unica justificativa para a destituicao. 

Outro cuidado do reformador seria o de 
limitar o nUmero de assentos que uma mes-
ma pessoa pode ter, quer na direcao, quer 
no conselho de vigilancia de sociedades di-
versas. 

O use de informagOes confidenciais pelos 
administradores e conselheiros, bem como 
os contratos que poderiam celebrar corn a 
sociedade seriam outros pontos a cuidar na 
reforma. N5o se vislumbram muitas van-
tagens em permitir contratos entre os ad-
ministradores e a sociedade. Os inconveni-
entes, ao contrario, sao perceptiveis a pri-
meira vista. As cautelas que a lei fran-
cesa obriga neste particular dao a perceber 
que o legislador disse urn "sim" que mais 
se aproxima do "nao". Melhor seria que o 
dissesse limpidamente, incompatibilizando o 
administrador de contratar corn a sociedade 
diretamente ou por interposta pessoa. 

Ficamos por aqui em nossas observagOes 
certos de que muito mais haveria de ser 
visto. Tambem, os temas abordados mere-
ceriam tratamento menos superficial. Mui-
tas das sugestOes a reforma da administra-
ca. () talvez incidam na critica de PROU-
DHON de que "a realidade a complexa por 
natureza; o simples n5o sai do ideal, n.ao 
chega ao concreto". 

Houve, contudo, um esfOrco, acentuado 
pela falta de tempo e talento, no sentido de 
oferecer sugestOes ao aprimoramento da 
formidavel maquina juridica, cujo centro 
ocupado pela administragao. Partindo dos 
defeitos que ela encerra, muitos tern suge-
rido sua supress5o, sem nada oferecer em 
troca. Desconhecem, talvez, o conselho de 
PORTALIS, citado pelo autor de quem tan-
to abusamos ( 50): "E Util conservar tudo 
o que n5o a necessario destruir." 

(50) RIPERT, ob. cit., pag. 360. 
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A BN 
DE 

resenha 
A INDUSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL (*) 

EVOLKAO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA 

A Economia Brasileira entre 1920 e 1963 

Ao longo de todo o periodo 1920-1963, o 
produto social, em termos reais, evoluiu a 
uma taxa de 5,5% ao ano. Decomposta 
essa taxa, segundo a origem do produto, 
verifica-se que o produto agricola evoluiu a 
uma taxa de 4,1% ao ano, enquanto o setor 
industrial se expandiu a uma taxa mais 
elevada: 6,3% ao ano. 

A diferenca dessas taxas de expansao 
mostra, de forma inequivoca, a acentuada 
industrializacao por que passou o Pais. Es-
sa modificacao estrutural se torna mais ni-
tida quando se estabelece uma comparagao 
segundo intervalos decenais, usando-se, no 
tempo de referencia, volores medios trie-
nais, a fim de evitar as flutuaciies tipicas 
da producao agricola. 

Dentro do periodo de observagao veri-
fica-se que, nos primeiros vinte anos, a agri-
cultura e a indiistria evoluiram pratica-
mente num mesmo ritmo. A partir de 1940, 
acelera-se o ritmo de crescimento do setor 
industrial, enquanto o setor agricola se 
apresenta sujeito a variacOes de ritmo bem 
acentuadas. 

A significativa aceleracao do processo de 
industrializaca'o teve a acompanha-la uma 
crescente intensificacao da vida urbana. A 
intensidade do movimento de urbanizacao  

especialmente flagrante a partir de 1940. 
isto que esta expresso no confronto das ta-
xas medias geometricas anuais de cresci-
mento da populacao abaixo discriminadas: 

Taxa Media Geometries 
Anual de Crescimento 

	

Especificacao 	 da Populacao por 
1.000 Habitantes 

Setor Urbano 

	

1940-1950 
	

39 

	

1950-1960 
	

54 
Setor Rural 

	

1940-1950 
	

16 

	

1950-1960 
	

16 

Embora nao estejam ainda apurados os 
dados do censo demografico de 1960 refe-
rentes as migragOes do campo para a cida-
de, de modo a nos permitir uma quantifica-
cao direta das mesmas, a possivel indicar de 
modo indireto a intensidade desse fenorne-
no entre 1950 e 1960. 

Os dados mostram o que e do consenso 
geral: a fecundidade na zona rural a bastan-
te superior a da zona urbana ( 1 ). Segundo 

(1) Entre 1940 e 1950 a media anual de nascidos 
vivos por 1.000 mulheres, na classe de 15 a 49 
anos de idade, era de 136 na zona urbana e 202 
no quadro rural do Brasil. 

(*) Investigagao patrocinada pelo BNDE e realizada pela Fundagao Gab:ilia Vargas (Centro de Estudos Industrials 
do IBRE). Transcricao dos capitulos referentes a metodologia e as perspectivas da demanda de alimentos. 
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1920 - 1922 
a 

1930 - 1932 
Especificacio 

6,3 	 1,4 4,7 

6,0 7,7 8,9 

62 4,8 6,0 

1930 - 1932 1940 - 1942 1950 - 1952 
a a a 

1940 - 1942 1950 - 1952 1960 - 1962 

Agricultura 2,9 

IndUstria 	  2,7 

Total 	  3,1 

os censos de 1940 e 1950 a taxa media anual 
de nascidos vivos por 1.000 mulheres de 
15 a 49 anos no setor rural foi quase 50% 
superior a taxa no setor urbano. Ora, en-
quanto a populagao urbana cresceu anual-
mente de 39 por 1.000, entre 1940-50, e 54 

por 1.000 entre 1950-60, a populacao rural 
cresceu a mesma taxa nos dois periodos 
considerados, isto é, 16 por 1.000. Embora 
nao se tenha a taxa de fecundidade entre 
1950 e 1960, e licito supOr que ela te-
nha variado pouco em relacao a de 1940-50. 

1. RITMO DE EVOLUcA0 DA ECONOMIA BRASILEIRA (1920 -1962) 

FONTE: Institute Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais. 

Assim, as diferencas nas taxas de cresci-
mento populacional em favor do quadro 
urbano nao so conduzem a urn declinio 
relativo da populacao rural dentro da po-
pulacao brasileira, como tern de ser expli-
cadas pela existencia de forte movimento de 
migragao interno no sentido do campo para 
as cidades. 

Conjugando informacOes sObre populacao 
corn as taxas de crescimento setorial da 
economia brasileira, observa-se no quadro 
seguinte que, para os periodos decenais 
considerados e em termos "per capita", re-
gistraram-se flutuagOes nas taxas agricolas 
e uma tendencia de alta continua nas taxas 
do setor industrial. 

2. CRESCIMENTO SETORIAL PER CAPITA (1920-1962) 
Taxas geometricas anuais 

Especificagio 1920 - 1960 
1920 - 1922 

a 
1930 - 1932 

1930 - 1932 
a 

1940 - 1942 

1940 - 1942 
a 

1950 - 1952 

1950 - 1952 
a 

1960 - 1962 

Agricultura 	  2 ,0 I 	1,4 4,8 — 0,9 1,7 

IndUstria 	  4 2 1,2 4,5 5,3 5,9 

Total 	  3,8 1,6 4,7 2,4 3,0 

FONTE: Institute Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais. 

Note-se que a alta observada na taxa de 
expansao do produto "per capita" na agri-
cultura, entre 1930-1932 e 1940-1942, resul-
ta de uma expansao consideravel da pro-
ducao extrativa vegetal, porque o segundo 
periodo inclui os primeiros anos da 2.a 
Grande Guerra, quando se processou no 
Brasil a substituicao de combustiveis liqui-
dos pela lenha e carvao vegetal. 

O fenOmeno da urbanizacao obriga a cer-
tas indagagOes sObre a adequacao do ritmo 
de crescimento do setor agricola no tocante 
aos produtos destinados ao consumo inter-
no, a fim de que se possa inferir se houve 
ou nao relativa melhoria dos padr6es ali-
mentares da populacao, especialmente a do 
setor urbano. 0 quadro seguinte destaca 
as taxas de crescimento dos produtos de 
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exportacao dos produtos de mercado inter-
no, confrontando-se corn as taxas de cres-
cimento populacional. 

No periodo 1920-1922 a 1930-1932, obs  
va-se que praticamente Vedas as corn 
nentes do produto agricola cresceram 

3. EVOLUCAO SETORIAL DO PRODUTO AGRICOLA (1920-1962) 
(Taxas geometricas anuais) 

Especificagao 
1920 - 1922 

a 
1930 - 1932 

1930 - 1932 
a 

1940 - 1942 

	

1940 - 1942 	1950 - 1952 
a 	 a 

	

1950 - 	1952 	, 	1960 - 1962 

1. Produto Agricola 	  2,9 6,3 (*) 1,4 47 

1.1 — Lavouras 3,5 1,1 2,0 4,9 

1.1.1 — Produto de exportagao 	  2,1 0,1 4,1 2,3 

1.1.2 — Produto de mercado interno 	 5,1 — 0,4 1,0 5,4 

1.2 — Produgao animal e Derivados 	 1,4 0,6 2,6 4,2 

1.3 — Producao Extrativa Vegetal 	 4,8 23,1 0,5 5.9 

2. Populagao 	  1,5 1,5 2 4 3,0 

(*) Sem a producao extrativa vegetal, neste periodo, o produto agricola cresceu de apenas 1.0%. 
FONTE: Instituto Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais. 

ritmo igual ou superior ao da populacao. 
Dentre essas componentes, a constituida por 
produtos de mercado interno foi a que 
cresceu de modo mais intenso Para o pe-
riodo 1930-1932 a 1940-1942 verificarn-se 
nitidamente os reflexos sebre a agricultura 
brasileira da grande depressao mundial, re-
flexos que perduraram ate a Guerra. Nota-
se a estagnacao generalizada das compo-
nentes do produto agricola. Em termos glo-
bais, verifica-se, paradoxalmente, que esse 
periodo apresenta major taxa de expansao 
decenal. Isso resulta do enorme aumento 
observado no ramo da producao extrativa 
que cresceu segundo uma taxa anual de 
23%, taxa essa fortemente influenciada no 
final do periodo pela substituicao dos com-
bustiveis liquidos, a que ja se fez referen-
cia. Eliminada a componente "producao 
extrativa" do produto agricola, chega-se a 
conclusao que nesse periodo a taxa de ex-
pansao contraiu-se para 1% ao ano. Du-
rante o periodo 1940-1942 a 1950-1952, o 
acontecimento mais significativo e a recu-
peragao observada no ritmo de expansao 
dos produtos de exportagao. Confrontadas 
as taxas de expansao das componentes com 
a taxa de crescimento populacional, nota-se 
que houve melhoria "per capita" apenas no 
caso dos produtos de exportagao e da pro-
ducao animal (pouco significativa, entre-
tanto, a da producao animal). Analogamen- 

to ao periodo decenal inicial, no periodo 
1950-1952 a 1960-1962, corn excegao dos pro-
dutos de exportacao, todas as demais com-
ponentes do produto agricola excederam a 
taxa de crescimento populacional havendo, 
por conseguinte, em todos esses casos, uma 
melhoria "per capita". 

Tais fatos nao permitem ajuizar devida-
mente se houve melhoria dos padrOes de 
consumo alimentar. Isto nao so por causa 
do grau de agregacao com que se opera 
como, tambem, porque se desconhecem as 
elasticidades-renda da demanda e a inten-
sidade dos movimentos migratOrios do cam-
eo para as cidades, em cada urn dos perio-
dos decenais considerados. Na realidade, 
uma verificagao empirica dessa natureza so 
seria possivel se se pudesse contar corn da-
dos de orgamentos familiares das popula-
cOes rural e urbana nas diferentes epocas 
de observagao. 

A preocupacao em verificar se houve ou 
nao melhoria do padrao de consumo ali-
mentar, prende-se ao fato bastante conhe-
cido da ocorrencia de grandes perdas da 
producao agricola ao longo da extensa ca-
deia entre o produtor e o consumidor. Par-
tindo de dados de consumo aparente de ali-
mentos( 2 ), tern-se no quadro seguinte a 

(2) Dados do extinto Conselho Voordenador do 
Abastecimento e atualizados por este Instituto. 
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evolucao real, desde 1950, demonstrando o 
ritmo decrescente da tendencia de elevacao. 

4. EVOLUCAO REAL DO CONSUMO 
DE BENS ALIMENTARES 

Anos 

1950 

"Per Capita" 

100,0 

Acrescimos 
Anuais 

1951 100,3 0,3 
1952 101,9 1,6 
1953 107,6 5,6 
1954 112,1 4,2 
1955 109,7 - 2,1 
1956 113,9 3,8 
1957 113,9 0,0 
1958 109,9 - 3,5 
1959 115,7 1,6 
1960 119,9 3,6 
1961 119,0 - 0,6 
1962 121,9 2,4 
1963 122,5 0,5 
1964 122,3 - 0,2 

Outro indicio, desta vez observado espe-
,  cificamente para caracterizacao do quadro 
,  urbano, e que o hiato entre producao e 

oferta, que afeta adversamente o padrao 
dos consumos alimentares, pode ser julgado 
comparando-se a evolugao dos precos pagos 
ao produtor, no caso dos produtos de mer-
cado interno, corn a componente "alimenta- 

cal)" do indice do custo-de-vida em algu-
mas das principais cidades do Pais. 

Ate o Ultimo apOs-guerra, o Brasil nao 
adotou politica sistematica de industriali-
zacao. A industrializagao que ocorreu foi 
sempre urn subproduto de crises externas 
que limitavam a oferta de importagOes, tais 
como as duas guerras mundiais e a de-
pressao. 0 surto de industrializacao que 
se seguiu a 2.a Guerra Mundial comegou, 
tambern, mais como medida para enfrentar 
dificuldades externas do que como politica 
destinada a proteger e promover ativamen-
te indUstrias que concorressem com as im-
portagOes. 0 sistema de licencas para im-
portacoes de 1947 a 1953, o sistema de taxa 
de cambio mfaltipla de 1953 a 1957 e o sis-
tema modificado que prevalece desde entao, 
so gradualmente se tornaram instrumentos 
para a criacao ativa e deliberada dum com-
plex° industrial. 

Embora alguns criticos afirmassem que 
essas medidas de contrOle direto do corner-
cio protegiarn industrias de bens de con-
sumo "nao essenciais" mais do que inclos-
trlas de natureza mais essencial, uma serie 
de medidas adicionais adotadas na decada 
de 1950 deslocou a enfase da mera defesa 
do balanco de pagamentos para a promo-
cao ativa da industrializacao. Corn isso, elas 
serviram tambem para encorajar o desen-
volvimento simultaneo das inclOstrias basi-
cas. 

5. VARIAcOES ANUAIS DOS INDICES DE PRECOS AGRICOLAS - 1950-1964 

Anos 

I 
Precos de Produtor 
(Produtos de Mer- 

cado Interno) 

II 
Precos de Consumo 

Final (*) 
Guanabara 

III 
Pregos de Consumo 

Final (*) 
Sao Paulo 

IV 
Pregos de Consumo 

Final (*) 
Porto Alegre 

1950 100 - 100 - 100 - 100 
1951 116 16 113 13 106 6 104 4 
1952 129 11 135 20 137 30 124 14 
1953 158 22 159 18 185 35 141 14 
1954 177 12 192 21 220 19 184 30 
1955 216 22 240 25 252 19 252 37 
1956 265 23 297 24 324 24 312 24 
1957 298 12 341 15 360 11 358 15 
1958 342 15 391 15 404 12 413 14 
1959 460 35 567 45 581 44 470 37 
1960 617 34 740 31 837 44 705 50 
1961 817 32 905 22 1 130 35 895 27 
1962 1 300 59 1 611 78 1 780 58 1 330 47 
1963 1 990 53 2 660 65 2 970 67 2 430 83 
1964 3 600 81 5 240 97 5 730 96 4 470 84 

(*) Item "alimentagao" do indice de custo-de-vida. 
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Em principios de 1955, a Instrugao 113 
da SUMOC autorizou os investidores es-
trangeiros a importar equipamento sem ne-
cessidade de cobertura cambial, desde que 
o investimento fosse considerado pelas au-
toridades como de interesse para o desen-
volvimento do Pais. Isto foi grande esti-
mulo para a entrada de capital estrangeiro, 
dirigido em grande parte para indUstrias 
consideradas basicas, como material de 
transporte, siderurgia etc. 

0 Brasil utilizou tambem urn antigo ins-
trumento legal: a chamada "lei do similar 
national". Ja antes da 1.a Guerra Mundial 
os industriais brasileiros, que produziam 
ou pretendiam produzir produtos similares 
aos importados, podiam solicitar protegao. 
Na decada 1950, o registro de urn produto 
como "similar" tornou-se base para prote-
gao tarifaria substancial e para sua colo-
cacao numa categoria de taxa cambial pro-
tecionista elevada( 3 ). A definigao exata de 
"qualidade e• quantidade suficiente" neces-
saria para garantir a aplicacao dessa lei foi 
sempre bastante flexivel e parece ter sido 
aplicada de maneira a encorajar substan-
cial integragao vertical, seja dentro de fir-
mas, seja dentro do conjunto do Pais, pelo 
aparecimento de empresas fornecedoras. 
Devido ao temor de imediata exclusao do 
mercado, firmas estrangeiras criaram in-
clUstrias destinadas a fornecer os produtos 
necessarios as suas fabricas iniciais. Mas a 
lei tambem estimulou capital local a esta-
belecer empresas fornecedoras. Poderia en-
tao argumentar-se que, mesmo se os ins-
trumentos de protegao usados pelo govern° 
tivessem estimulado indUstrias de natureza 
nao-essencial, politicas complementares in-
centivavam substancialmente a integragao 
vertical e o estabelecimento subseqiiente 
de uma "base produtiva". 

Alem disso, o govern° adotou outros 
meios para estimular mais diretamente as 
indUstrias basicas. Durante a 2.a Guerra 
Mundial construiu-se, com financiamento 
internacional, grande complexo siderUrgico 
em Volta Redonda. E, na decada de 1950, 
foi fundado urn banco de desenvolvimento 
corn o propOsito de financiar determinados 
projetos de infra-estrutura e empresas-cha-
ve, privadas ou governamentais, em cam-
pos considerados essenciais pelo governo, 
tais como siderurgia, produtos quimicos, 
equipamento de transportes e maquinaria. 

(3) Lincoln Gordon e Engelbertt L. Grommers, Uni-
ted States Manufacturing Investment in Brazil: 
The Impact of Brazilian Government Policies 
1946-1960 (Div. of Res. Grad. Sch. of Bus, 
Admin. Univ., 1962). 

O Crescimento Prospectivo da Populagio 

Em consequencia da falta de estimativa 
oficial sObre o crescimento futuro da popu-
lagao, segundo grupos de idade, usam-se 
os resultados de uma estimativa especial, 
preparada neste Instituto, corn vistas a pro-
jecOes de oferta e procura de produtos 
agricolas para o Brasil. Esta estimacao de 
crescimento futuro da populagao fundamen-
tou-se em dados gerais dos dois censos de-
mograficos realizados no B'rasil no seculo 
passado e nos de todos os censos realizados 
neste seculo (efetivamente nose anos zero, 
corn excegao de 1910 e 1930), os quais sao 
de especial utilidade para o calculo de ta-
xas brutas de natalidade e mortalidade. 

Alem dessas informagOes gerais, utilizou-
se, nessa estimagao especial, a piramide das 
idades do censo de 1950 e dados prelimina-
res sobre a estrutura populational do pais 
em 1960, inferidos a partir de uma amostra 
que cobre 2,5% da populagao total recen 
seada nessa Ultima data. 

Na tentativa de estimar a populagao f u-
tura do Brasil, pensou-se a principio em 
adotar o "rnetodo das componentes", pro-
posto por Harvey Leibestein( 4). Contudo, 
verificou-se mais adiante que a estimacao 
que era preciso fazer incluia problemas de 
natureza tecnica, para os quais nao havia 
solugao segundo o metodo das componen-
tes, face a massa de informagOes sabre a 
populagao, presentemente disponivel. Tor-
nou-se necessario encontrar uma taxa de 
sobrevivencia por classe de idade \Tali& 
para ambos os sexos em conjunto. 0 me-
todo sugerido por Leibestein exigia o co-
nhecimento das taxas de sobrevivencia dis-
criminadamente para as populageies mascu-
lina e feminina. 

0 segundo problema a resolver decorria 
da necessidade de eliminar, na piramide 
das idades do censo de 1960, as flutuacoes 
devidas ao fat() desta piramide ser, em ver-
dade, uma distribuicao preliminar da popu-
lagao segundo classes de idade, porquanto 
resultante da expansio de uma amostra. 

A fim de calcular uma taxa de sobrevi-
vencia por grupos etarios admitiu-se, como 
ponto-de-partida, que a taxa de natalidade 
teria carater de residuo. Seria a diferencial 
do crescimento da populagao, de um lado, 
e da taxa de mortalidade do outro, ajustada 
esta diferencial pelo balango liquido das mi-
gragoes externas. Obteve-se, como resul-
tado, uma taxa bruta de natalidade entre 

(4) Leibestein, Harvey — Economic Backwardess and 
Economic Growth, John Wiley Sons Inc. 
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'1942 e 1950 de 43 por 1.000. Esta taxa, du-
rante todo o periodo observado, nao acu-
sou maior flutuagao no seu ritmo. Assim 
foi adotada como valida para o period° in-
tercensitario de 1950/1960 e para o espaco 
de tempo contido na estimagao prospectiva. 

Para neutralizar as flutuaciies de amostra, 
contidas na distribuicao da populagao, se-
gundo grupos etarios em 1960, estabeleceu-
se um confronto entre essa distribuicao e 
uma outra distribuicao teal-lea que teria 
sido alcangada, nessa data, efetuando-se um 
deslocamento correlativo de 10 anos na es-
trutura da populagao observada em 1950. 

0 confronto assim estabelecido eviden-
cia, a existencia, em certos grupos etarios, 
de uma populagao excedente, que e incom-
pativel corn as taxas de mortalidade conhe-
cidas. Mede esse excedente, por conse-
qiiencia, a grandeza das flutuaciies de amos-
tragem. Procedeu-se a eliminagao das flu-
tuagOes atraves do calculo das taxas de 
mortalidade observadas nesse confronto das 
duas estruturas populacionais (a resultante 
do deslocamento decenal na populagao re-
censeada em 1950 e a resultante para 1960 da 
expansao de amostra) e da obtencao de taxas 
de sobrevivencia que foram, como dados 
observadas, ajustados a uma curva parab6- 
lica comum da forma: Y = a -I- bx bx 2 . 

Nos testes realizados foi esta funcao a que 
revelou maior grau de aderencia. 

Assim foram obtidas as seguintes taxas 
medias decenais de sobrevivencia: 

TAXAS DECENAIS DE SOBREVIVENCIA 

Idades Taxas 

0 -- 4 0,8364 
5 -- 9 0,8961 

10 -- 14 0,9414 
15 -- 19 0,9702 
20 -- 24 0,9900 
25 -- 29 0,9900 
30 -- 34 0,9900 
35 -- 39 0,9702 
40 -- 44 0,9414 
45 -- 49 0,8961 
50 -- 54 0,8451 
55 -- 59 0,7891 
60 -- 64 0,7230 
65 -- 69 0,6566 
70 -- 74 0,5855 
75 -- 79 0,5178 
80 -- 84 0,4549 
85 -- 89 0,3925 
90 -- 94 0,3368 
95 -- 99 0,2868 

100 e mais 0,2408 

Estas taxas foram em seguida aplicadas 
a populagao de 1950, corn o deslocamento 
decenal de idades ja assinalado. Para ter-
se a populagao em 1960 segundo classes de 
idade isentas de flutuagOes de amostras, 
restava entao recompor a populagao total, 
cobrindo o hiato deixado pelo deslocamento 
decenal para a classe de 0 a 9 anos. 

A taxa bruta de natalidade de 43 por 
1 000, histOricamente observada, foi aplicada 
ano apes ano, partindo de 1950, a populagao 
total de modo a produzir, acumuladamente 
nos primeiros 5 anos, a populagao da classe 
5 a 9 anos em 1960, e nos cinco anos subse-
qiientes, a populagao de 0 a 4 anos, tambem 
em 1960. 

Os resultados finalmente obtidos para a 
populag5o distribuida segundo classe de ida-
de, em 1960, conduziram a uma populagao 
total estimada de 70 114 mil habitantes, 
que se compara satisfateriamente com os 
70 119 mil habitantes encontrados segundo 
a observacao do Censo, nessa data. Como 
evidente, a pequena margem da discrepancia 
nao podera influir na taxa de crescimento 
anual, que permanece ao nivel de 3,06%. 

A taxa media anual ponderada de morta-
lidade, encontrada apes o ajustamento da 
estrutura populational de 1960, situa-se em 
12% ao ano e esta muito prOxima da taxa 
residual de mortalidade calculada entre 1950 
e 1960, cujo valor a 12,3%. Feitos todos os 
cakulos e ajustamentos corretivos assinala-
dos estimou-se, mantendo-se constantes no 
tempo futuro os valores assumidos pelas 
taxas histaricamente observadas (e corrigi-
das quando necessario), a populagao segun-
do grupos etarios em 1965, 1970 e 1975. 

Tendo em conta que as projegoes de de-
manda teriam de dissociar a intensidade dos 
consumos urbanos da intensidade dos con-
sumos rurais, fez-se necessario distinguir, 
nas projeciies de populagao, entre habitan-
tes dos centros urbanos e do quadro rural. 
Essa estimativa final compreende dois es-
tagios. 

A primeira etapa refere-se a obtencao 
dos niveis da populagao rural como um to-
do em 1965, 1970 e 1975, sendo a populagao 
urbana calculada por diferenca sebre a po-
pulagao total. Nos tres ultimos intervalos 
inter-censitarios (1940, 1950 e 1960) a taxa 
de expan.sao da populagao rural manteve-se 
constante em 1,6% ao ano. Adotou-se, en-
tao, a hipOtese de continuidade dessa cons-
tancia para as projeciies da populagao ru-
ral, nas tres datas consideradas neste es-
tudo . 
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A segunda etapa concerne a distribuicao 
da populagao rural, obtida da forma que se 
acaba de indicar, segundo grupos etarios. 
Este calculo da distribuicao etaria da po-
pulacao rural fundamentou-se nos desvios 
verificados para cada grupo de idade, entre 
populacao rural e populacao total, de acer-
do corn os dados da estrutura populational 
de 1960, obtidos pela expansao de amostra 
de inicio referida. 

Uma vez mais surgiu a questa° das flu-
tuacOes bem acentuadas para os grupos de 
idade compreendidos entre 30 e 70 anos. As 
relacCies foram entao regularizadas atraves 
do use de medias moveis, corn tres termos. 

A fim de utilizar as relacEies considera-
das so:Mare os dados das projecoes de popu-
lacao rural e, ao mesmo tempo, admitir 
para cada grupo de idade a queda relativa 
do volume dessa populacao dentro da po-
pulacao total ( 5 ), calcularam-se os desvios 
dessa projecao nos grupos etarios, em ter-
mos de relacao entre populacees (isto é, po-
pulacao total rural sebre populacao total 
rural mais urbana). 

Como elemento de controle desse calculo 
corretivo, que introduz a queda relativa no 
tempo da populacao rural no conjunto da  

populacao brasileira, procedeu-se a um cal-
culo analogo, tendo como base o censo de-
rnografico de 1950. 0 confronto entre os 
calculos basicos feitos para 1950 e 1960 de-
monstrou que as duas distribuic,oes corn-
portaram-se de modo semelhante, excetua-
das as duas classes iniciais de idade e a 
classe em aberto. Parece, assim, evidente 
que a queda da taxa de mortalidade prova-
vel entre 1950 e 1960, mais acentuada no 
meio urbano do que no meio rural, foi mais 
significativa para as classes de idade extre-
mas. 

Obtida a distribuicao por grupos de idade 
para as projecoes de populacao rural, me-
diante o artificio dos desvios, foi entao pos-
sivel ter-se a populacao urbana projetada 
para o futuro, obtida tambem pelas dife-
rencas calculadas sebre a populacao total 
(distribuida segundo grupos etarios). A 
serie de tabelas que seguem refletem o re-
sultado da metodologia que se acaba de 
descrever. 

(5) A relacao do total da populagdo rural sobre a 
populacao total (urbana mais rural) declina de 
63,84% em 1950 para 53,71% em 1960, 49,92% 
em 1965, 46,41% em 1970 e 43,09% em 1975. 

6. BRASIL - POPULAcAO URBANA E RURAL 

POR GRUPOS DE IDADE - 1960 

Dados Corrigidos (Em 1.000 habitantes) 

Grupos de Idade Total Urbana Rural 

0 a 	4 anos 	  11.685 4.917 6.768 

5 a 	9 anos 	  10.786 4.497 6.289 

10 a 14 anos 	  7.882 3.401 4.481 

15 a 19 anos 	  6.808 3.028 3.780 

20 a 24 anos 	  6.246 2.997 3.249 

25 a 29 anos 	  5.447 2.732 2.715 

30 a 39 anos 	  8.950 4.535 4.415 

40 a 49 anos 	  5.779 2.955 2.824 

50 a 59 anos 	  3.579 1.847 1.732 

GO a 69 anos 	  1.844 970 874 

70 a 79 anos 	  815 435 380 

80 anos e mais  	 .   298 157 141 

Total 	  70.119 32.471 37.648 
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7. BRASIL - POPULACAO URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1965 

Previsoes (Em 1.000 habitantes) 

Grupos de Idade Total Urbana Rural 

0 a 	4 anos 	  13.650 6.301 7.349 

5 a 	9 anos 	  12.611 5.771 6.840 

10 a 14 anos 	  9.316 4.395 4.921 

15 a 19 anos 	  8.445 4.089 4.356 

20 a 24 anos 	  6.984 3.608 3.376 

5 a 29 anos 	  6.062 3.252 2.810 

30 a 39 anos 	  10.136 5.488 4.648 

40 a 49 anos 	  6.905 3.765 3.140 

50 a 59 anos 	  4.116 2.266 1.850 

60 a 69 anos 	  2.140 1.197 943 

70 a 79 anos 	  917 517 400 

80 anos e mais 	  364 204 160 

Total 	  81.646 40.853 40.703 

8. BRASIL - POPULAcA0 URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1970 

Previ6es (Em 1.000 habitantes) 

Grupos de Idade 	 Total Urbana Rural 

0 a 	4 anos  	15.930 7.970 7.960 

5 a 	9 anos  	14.732 7.316 7.416 

10 a 14 anos  	11.000 5.606 5.394 

15 a 19 anos  	 10.465 5.455 5.010 

20. a 24 	anos  	 7.803 4.302 3.501 

25 a 	29 	anos  	 6.740 3.840 2.900 

30 a 	39 anos  	11.469 6.589 4.880 

40 a 	49 	anos  	 8.243 	 4.770 	 3.473 

50 a 59 	anos  	 4.731 	 2.757 	 1.974 

60 	a 	69 	anos  	 2.484 	 1.468 	 1.016 

70 a 79 anos  	 1.032 613 	 419 

80 anos e mais  	 444 264 	 180 

Total  	95.073 50.950 	 44.123 
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9. BRASIL - POPULACAO URBANA E RURAL 
POR GRUPOS DE IDADE - 1975 

Previsoes (Em 1.000 habitantes) 

Grupos de Idade Total Urbana Rural 

0 a 	4 anos 	  18.600 9.944 8.656 

5 a 	9 anos 	  17.216 9.145 8.071 

10 a 14 anos 	  12.995 7.060 	 5.935 

15 a 19 anos 	  12.976 7.189 	 5.787 

20 a 24 anos 	  8.721 5.076 3.645 

25 a 29 anos 	  7.498 4.494 3.004 

30 a 39 anos 	  12.984 7.837 5.147 

40 a 49 anos 	  9.845 5.981 3.864 

50 a 59 anos 	  5.440 3.325 2.115 

60 a 69 anos 	  2.883 1.785 1.098 

70 a 79 anos 	  1.161 723 438 

80 anos e mais 	  542 336 206 

Total 	  100.861 62.895 47.966 

Projecoes do Crescimento do Produto 
Interno e da Renda Disponivel 

Essas projegOes estao baseadas em dois 

criterios independentes: num model° ma-

croeconomic°, do tipo Harrod-Domar-

Ichimura (adaptado as condicOes brasilei-

ras pelo economista Isaac Kerstenetzky, 
deste Instituto) e na conjugacao dos dados 

de produtividade setorial corn as estimati-

vas da populacao econemicamente ativa. 0 
confronto dos resultados obtidos, segundo 

cada um dos criterios, mostra que as pro-

jecOes elaboradas podem ser consideradas 
econOmicamente compativeis. 

ProjecOes da taxa de crescimento da ren-
da real pelo modelo de Ichimura - As 

projegoes que se seguem partem da conhe-

cida formula Harrod-Domar, 

A Y 
- as T  

corn a decomposicao da taxa 

de poupanca introduzida pelo economista 

S. Ichimura. Tal decomposicao nos con-

duz as formulas: 

A  y 
Y 

- a s 

s T 
= s(1-T d

) + s I T + b 

s t 	= 1-v(1-y) 
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= taxa de crescimento da renda 
bruta (a custos de fatOres). 

= relagao incremental bruta pro-
duto/capital. 

= relagao entre a formagao bruta 
de capital e a renda bruta to-
tal a custos de fa -tares (taxa de 
formagao bruta de capital). 

relagao entre a poupanga bru-
ta do setor privado e a renda 
disponivel do setor privado 
(propensao media a poupar do 
setor privado). 

= relagao entre a poupanga do 
Governo e a renda disponivel 
do Govern() (propensao media 
a poupar do Governo). 

= relagao entre impostos diretos 
menos transferencia e a renda 
bruta total. 

= relagao entre impostos indiretos 
menos subsidios e a renda bru-
ta total. 

T i  ♦ T d 	
= relagao entre 
a renda dispo- 

nivel do Govern() e a renda 
bruta total. 

= relagao entre o dispendio total 
do Governo e sua renda dispo-
nivel. 

= relagao entre a formagao do ca-
pital do Governo e sua despesa. 

= relagao entre o deficit de ba-
lango de pagamentos em conta 
corrente e a renda bruta total. 

As projecOes que se seguem partem de 

estimativas de limites provaveis maximos e 

minimos para os parametros 

S, T at  T 
i , v, y, b. 

Esses limites foram baseados no comporta- 

mento das series correspondentes ao perio- 

do 1947/1960, corn algumas modificagOes 
consideradas como de ocorrencia provavel 
nos prOximos anos. As estimativas que se 
seguem necessitam das seguintes qualifica-
cOes genericas. 

a) as estimativas dos parametros cobrem 
apenas o periodo 1947/1960; o periodo 
1961/1965 nao foi levado em conside-
ragao dado a falta de informagOes 
adequadas e a anormalidade de tal 
periodo, quando considerado do pon-
to-de-vista do crescimento da econo-
mia brasileira, a longo prazo; 

b) o agregado basico utilizado e a renda 
nacional bruta, a fim de evitar o use 
da formagao liquida de capital, cuja 
margem de erro nas estimativas se 
sup6e superior a da formagao bruta 
de capital; 

c) a poupanca bruta do setor privado 
abrange tanto a das unidades familia-
res quanto a das empresas; 

d) o setor pUblico foi tornado em con-
junto, sem distincao da poupanca go-
vernamental segundo esferas do Go-
verno; 

e) as relacOes produto/capital foram es-
timadas de forma implicita (dividin-
do-se a taxa de crescimento da renda 
bruta pela taxa de investimentos). 
Como tal poderao sofrer revisao a luz 
de resultados que, de futuro, venham 
a ser obtidos setorialmente. 

Os limites de variagao projetados para os 
sete parametros ex6genos do model° sao os 
seguintes: 

I) Propensao media a poupar do setor 
privado (s). — Adotou-se como limite infe-
rior o valor medio observado para o perio-
do 1947/60 (0,139), considerado histarica-
mente baixo. Foi tornado como limite su-
perior o valor medio alcangado no periodo 
1953/1960 (0,160), que se sup6e especial-
mente favorecido pelas relagOes de trocas 
corn o exterior. 

II) Relagao entre impostos diretos menos 
transferencias e renda bruta total. 

( T d ) 
 

— Considerando que a carga tributaria di-
reta foi bastante modesta no periodo 1947/ 
1960, tomou-se como limite inferior o valor 
medio observado no periodo 1947/1960 
(0,047), elevando-se o limite superior para 
0,060. 

onde: 

A Y 
Y 

d 

T 
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III) Relacao entre impostos indiretos me-
nos subsidios e renda bruta total..  

— Para esse parametro tomou-se urn &Ile° 
valor, o da media do periodo 1957/1960 
(0,171. Esse elevado nivel de carga tributa-
ria indireta parece ser perfeitamente com-
pativel corn as hiperteses formuladas para 
v, a seguir explanadas. 

IV) Relacao entre o dispendio total do 
Govern e sua renda disponivel (v). — Ad-
mitiu-se que, no periodo coberto pelas pro-
jecOes, o processo inflacionista brasileiro 
estaria sob contrede mais eficaz do que nos 
ultimos quinze anos. Dentro desse princi-
pio, sup:is-se que v variasse entre os limi-
tes 1,050 e 1,100. 

V) Relacao entre a formacao de capital 
do Governo e sua despesa. 

( Y) 

— Os li- 
mites tomados foram 0,250 e 0,300. Este 

na realidade, inferior a media de 
0,340 alcancada no periodo 1957/1960. Acre- 
dita-se, no entanto, que esta Ultima razao 
tenha correspondido a urn periodo de gas- 
tos pablicos excessivos e que, de futuro, o 

melhor controle da inflacao obrigara o Go-
vern° a reduzir a proporcao de suas des-
pesas de capital, dada a dificil compressi-
bilidade das despesas correntes. 0 limits 
inferior tornado (0,250) situa-se urn pouco 
abaixo da media observada para o periodo 
1947/1960 como urn todo (0,270). 

VI) Relacao entre o deficit do balango de 
pagamentos em conta corrente e a renda 
bruta total (b). Tomou-se por limite infe-
rior a media 0,002 observada no periodo 
1953/1956, quando quase toda a forma* 
de capital foi financiada por poupancas in-
ternas; o limite superior admitido de 0,015 
corresponde a media observada no periodo 
1957/1960, quando se registrou considerivel 
afluxo de capitais estrangeiros, autOnomos 
e compensatOrios; 

VII) Relacao incremental bruta produto/ 
capital. 

(a) 

— Tomou-se como limite in-
ferior o valor 0,300, levemente infe-
ferior ao registrado no periodo 1953/1956 
Tendo em vista que a relagao se comportou 
de forma bastante favoravel ao longo do pe-
riodo 1947/1960, tomou-se o valor medio ai 
observado (0,338) como limite superior para 
efeito de projecoes. 

Os valores projetados para os seis pri-
meiros pararnetros anteriores conduzem a 
uma estimative da taxa de formacao bruta 
de capital St entre 0,172 e 0,226, de acOrdo 
corn a seguinte demonstracao: 



Parametro 	(*) Limite 
inferior 

Limite 
su erior 

0,139 0,160 

T d  0,047 0,060 

T i  0,171 0,171 

T 	= 	T 
d 

0,218 0,231 

1,100 1,050 

0,250 0,300 

s' 	= 	1-v(1-y) 0,175 0,265 

b 0,002 0,015 

s(l-T d
) 0,132 0,150 

s'T 0,038 0,061 

s
T 

= s(1-T d
) 	+ s 	T +b  0,172 0,226 

(*) A troca dos 	limites de v no quadro de 

ve-se ao 	fato de que 	
6s T = 0, 	pois 

s'=1-v(1-y) 	e 	funcao 
d v decrescente 

de v. Para os demais parametros nao 
- 

ha esse problema. 

Conjugando-se essas estimativas corn as 
da relacao incremental capital/produto, 
tem-se as quatro seguintes projecOes para  

a taxa de crescimento anual da renda real 
bruta: 

TAXAS DE CRESCIMENTO PROJETADO PARA RENDA REAL BRUTA 

St = 0,172 St = 0,226 

A Y A Y 
= 0,300 - 5,16% a.a. — 6,78% a.a. 

Y Y 

A Y A Y 
It a  = 0,338 — 5,81% a.a. — 7,64% a.a. 

Y Y 
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Adotou-se finalmente a taxa media de 
6,3% (media geometrica das estimativas 
acima) como base para projegOes da renda 
real bruta. A partir de tal projecao serao 
obtidas, pela aplicagao dos coeficientes de 
elasticidade-renda prOprios, as estimativas 
da demanda futura dos produtos agricolas 
objeto do presente estudo. 

A estimagao das taxas projetadas de ex-
pansiio da renda real, a partir das projegoes 
da populagao econinnicamente ativa e da 
produtividade media 

Urn segundo criterio complementar, inde-
pendente do criterio exposto anteriormente, 
foi adotado para projetar a renda real bruta 
e a renda real disponivel do setor privado. 

Este criterio consiste em combinar os 
resultados de projegOes de populagao na 
agricultura, na idustria e nos servigos corn 
os resultados de previsOes sebre a produ-
tividade media da mao-de-obra em cada um 
desses set6res, para 1975. 

Totalizando as previsOes setoriais chegou-
se as estimativas de renda para 1975, cujos 
resultados, quando confrontados corn os de 
1960, permitiram inferir as taxas medias 
de crescimento anual procuradas. 

Papulacilo Econiimicamente Ativa - No 
quadro 10 pode-se constatar a evolugao da 
populagao ativa na agricultura, indlistria e 
servigos nas datas dos Censos de 1940, 1950 
e 1960. 

10. BRASIL - POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA: 1940, 1950 e 1960 

a) 1 000 Habitantes 

1940 1950 1960 
Ramos de 
Atividade 	1.000 	ha % 1.000 	ha % 1.000 	ha 

I 

Agricultura 	. 12.074 71,0 12.968 '64,4 15.344 58,5 

Inthistria 	 1.513 8,9 2.598 12,9 3.328 12,7 

Servicos 	 3.418 20,1 4.571 22,7 7.551 28,8 

Total 	 17.005 100,0 20.137 100,0 26.223 100,0 

b) Taxas de aumento anual medio geometrico 

Ramos de Atividade 	1940/1950 1950/1960 	1940/1960 1960/1975 

Agricultura 	  0,7 1,7 1,2 (1,5) 

Incliistria 	  5,6 2,5 4,0 (2,5) 

Servigos 	  2,9 5,2 4,0 ( 5 ,5 ) 

T o t a 1 	  1,7 ' 2,7 2,2 (3,0) 

Fonte: Dados Originais do Servigo Nacional do Recenseamento. 

Verifica-se que a populagao na Agricul-
tura evoluiu entre 1940 e 1950 segundo uma 
taxa de 0,7% a qual se acelerou para 1,7% 
entre 1950 e 1960; a populagao ocupada na 
inditstria cresce de 5,6% ao ano entre 1940 
e 1950 e de 2,5% entre 1950 e 1960 e a em-
pregada em servigos de 2,9% e 5,2% ao ano, 
respectivamente. 

A aceleracao da taxa de absorgao de mao-
de-obra explica-se por ter a produgao agri-
cola crescido mais rapidamente na decada 
de 1950 do que na precedente (mais adian-
te se ye que aumentam tanto a taxa de em-
prego como a produtividade media). 

Em relagao a InclUstria pode-se observar 
como resultado, a primeira vista surpreen- 
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dente, a queda no ritmo de absorgao da 
mao-de-obra no periodo 1950/1960 compa-
rativamente ao decenio anterior, apesar do 
acelerado crescimento da producao indus-
trial na decada de 1950. 

Parece valid° supor que esse fenOmeno 
de aceleragao da produga'o e desaceleracao 
da taxa de ocupacao da mao-de-obra indus-
trial se deveu a uma forte expansao de ati-
vidade em novos ramos de tecnologia mais 
intensamente capitalistica que a das in-
dustrias tradicionais. Ademais, esse de-
crescimo pode ter resultado para a indas-
tria como urn todo de adogao deliberada de 
tecnicas de maior emprego de capital, para 
fugir a pressao das leis trabalhistas. 

Quanto ao forte aumento da taxa de ab-
sorgao de mao-de-obra no setor Servigos 
pode-se atribui-la ao maior ritmo de de-
senvolvimento do pats e a intensa urbani-
zacao observada durante o decenio passado. 

Assim, no que concerne a Agricultura, 
parece razoavel esperar a manutengao na 
presente decada do ritmo de crescimento 
populacional observado na decada anterior 
e acredita-se que urn aumento medio de 
1,5% ao ano, para a populagao ocupada, 
seja estimativa adequada para o periodo 
1960 /1975. 

Esta taxa projetada para a Agricultura 
levemente inferior a registrada na decada 

de 1950, mas a superior a correspondente 
media do periodo 1940/1960. 

Adota-se como taxa projetada para a In-
&Istria a verificada entre 1950 e 1960, pre-
sumindo-se o prosseguimento do processo 
de industrializagao nos prOximos anos. 
Quanto ao setor Servigos admite-se, final-
mente, que nas prOximas etapas do desen-
volvimento o grande afluxo de populagao, 
potencialmente ativa, para os centros urba-
nos, resultara na manutencao de uma taxa 
comparativamente mais elevada (ou absor-
gao de mao-de-obra) do que nos demais 
setores aqui mencionados. 

Adota-se a taxa de 5,5% ao ano, leve-
mente superior a registrada na decada de 
1950. 

Estabelecida pela observagao historica a 
justificativa para as taxas projetadas de 
crescimento da populagao econOmicamente 
ativa entre 1960 e 1975, chega-se, em con-
junto, a urn aumento medio de 3% ao ano, 
o que se constitui em resultado razoavel. 
A aceitabilidade de tais projecfies pode, 
alias, ser comprovada pelo seu confronto 
corn a estimativa da populagao entre 15 
e 69 anos prevista para 1975, feita por via 
independente em outra parte deste traba-
lho, partindo-se de dados sObre a distri-
buicao populacional segundo classes de ida-
de em 1960. 

11. BRASIL — POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA 
Projecao para 1975 

Ramos de Atividade 1.000 Habitantes % Sabre o Total 

Agricultura 	  (19.183) (46,9) 

Indiastria 	  ( 4.820) (11,8) 

Servigos 	  (16 . 857) (41,3) 

T o t a 1 	  (40.861) (100,0) 

A Produtividade Media Setorial -- 0 pro-
duto real por habitante economicamente 
ativo evolui entre 1940 e 1960 na forma in-
dicada pelo quadro 12. Na Agricultura es-
sa produtividade passa de 1% ao ano como 
melhoria no periodo 1940/1950 para 2,7% ao 
ano no decenio seguinte; na Indilstria, de 
2% ao ano entre 1940 e 1950 para 6,4% ao 
ano na decada subseqiiente; nos Servigos,  

situa-se em 1,8% como melhoria media da 
decada de 1940, sem que nenhum cresci-
mento na produtividade tenha sides observa-
do posteriormente. 

A melhoria na taxa de crescimento da 
produtividade agricola verificada a partir 
de 1950, foi provavelmente devido a ocupa-
gao de frentes pioneiras, ainda que em 
areas restritas possa ter resultado do maior 
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emprego de fertilizantes, use mais intensivo 
de maquinas e disseminacao de novas tec-
nicas de cultivo. Melhoria analoga regis-
trou-se na Industria devido a implantacao 
de novos ramos manufatureiros de alta re-
lagao capital/trabalho. No caso dos Servi- 

cos a provavel que a taxa de crescimento 

da produtividade se tenha mantido cons-
tante na decada de 1950 em virtude da ele-

vadissima absorgao de mao-de-obra pelo 
setor. 

12. BRASIL - PRODUTO INTERNO A CUSTO DE FATORES SEGUNDO 
RAMOS DE ATIVIDADE - 1940, 1950, 1960 E PROJEcA0 PARA 1975 

a) Total 

Ramos de 
Atividade 

1940 1950 1960 (1975) 

Bilhoes 
de Cr$ 
de 1953 

% 
Bilh6es 
de Cr$ 
de 1953 

% 
Bi1116es 
de C4 
de 1953 

% 
Babies 
de Cr$ 
de 1953 

Agricultura 	 79,3 39,5 95,2 31,0 146,3 26,9 ( 	246,1) ( 1 

Indtistria 	 34,8 17,3 72,8 23,7 173,2 31,8 ( 	521,5) ( 38 

Servigos 	 86,8 43,2 139,5 45,3 224,4 41,3 ( 	582,4) ( 4 

Total 	 201,1 100,0 307,5 100,0 543,9 100,0 (1 350,0) (1 

b) Par habitante economicamente ativo 

(em mil cruzeiros de 1953) 

Taxa de Aumento Medi° 	4 
Geometrico Anual 

Ramos de Atividade 1940 1950 1960 (1975) 

1940/50 1950/60 1940/60 (1960/75) 

Agricultura 	  6,6 7,3 9,5 ( 12,8) 1,0 2,7 1,9 ( 2,0) 

Industria 	  23,0 28,0 52,0 (108,2) 2,0 6,4 4,2 ( 5,0) 

Servigos 	  25,4 30,3 29,8 ( 34,6) 1,8 - 0,8 ( 1,0) 

Total 	  118 15,3 20,7 ( 33,0) 2,6 3,1 2,9 ( 3,2) 

Admite-se, neste estudo, que entre 1960 e 
1975 o produto real por habitante econ8- 
micamente ativo cresca, em media, de 2% 
ao ano na Agricultura, de 5% ao ano na 
Industria e 1% ao ano nos Servicos. Pro-
jeta-se para a Agricultura uma taxa (pru-
dente) de melhoria da produtividade infe-
rior a observada na decada de 1950 (2,7% 
ao ano), nao obstante se saiba que a pro-
ducao nacional de fertilizantes sera subs-
tancialmente aumentada e que a mecaniza-
cao agricola continuara a intensificar-se, 
mas tendo em vista a crescente limitacao 
na oferta de novas terras agricultaveis. 
Para a inditstria tambem se estima uma taxa 
de crescimento da produtividade inferior a  

registrada na decada de 1950, considerando 
que essas taxas sao sempre mais elevadas 
nos primeiros estagios de um process° de 
industrializacao do que nos subseqiientes. 

Finalmente, estima-se que a produtivida-
de da mao-de-obra em Servicos apresente, 
de futuro, taxa de melhoria levemente su-
perior a media de 0,8% ao ano registrada 
para todo o periodo 1940/1960. 

Projeciies do Nivel de Produto Real e da 
Benda Real Disponivel - Cornbinando-se 
as projeciies da populacao economicamen-
te ativa na Agricultura, Industria e Ser-
vicos com a estimativa das taxas de cres-
cimento da produtividade da mao-de- 
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obra em cada urn desses setores, foram 
obtidas projecOes para o Produto Interne a 
custo dos fatOres registrados no quadro 12. 

Os resultados sao compativeis corn as 
btidos pela via da projegao global que 
utiliza o model° adaptado de Ichimura. 
Corn efeito, o crescimento, agora obtido, do 
produto de 543,9 bilhOes para 1 350 bilhOes 
(aos precos de 1953) entre 1960 e 1975 cor-
responde a uma taxa de aumento medio 
anual de 6,2% muito prOxima, portanto, 

dos 6,3% ao ano obtidos no model° ma-
cro-econOmico. 

A partir dessas projegOes registradas no 
quadro 12, foi obtida a projegao da renda 
nacional bruta aplicando-se o coeficiente 
de proporcionalidade verificado em 1960. 
Esse coeficiente a ligeiramente superior a 
unidade devido ao efeito da relagao de fra-
cas sabre a capacidade para importar. Os 
resultados assim obtidos acham-se suma-
riados no quadro abaixo. 

13. BRASIL — PROJEcOES DA RENDA NACIONAL BRUTA, FOR SETORES 

Especificagao 1960 1975 

Renda Nacional Bruta 

Y 548,2 1 360,7 

Yr 147,5 247,6 

Yu 400,7 1 113,1 

Renda Disponivel do Setor Privado 

Yp 529,8 1 340,7 

Yp 	(rural) menos 147,5 247,6 

Yp 	(urbano) 382,3 1 093,1 

A renda disponivel do setor privado foi 
projetada a partir de uma equacao de car-
relagao corn a renda nacional bruta que 
foi inferida das series 1947/1960( 6 ) . 0 des-
dobramento dessa renda disponivel entre 
quadro rural e quadro urbano foi feito 
sob a hipOtese da carga tributaria direta 
incidir imicamente sabre o quadro urbano. 

Das projecOes constantes do quadro 13 
feriram-se as seguintes estimativas para 

taxas medias de crescimento da renda 
eal disponivel: 

Taxa Media Anual de Crescimento Geometric° 

Renda Disponivel do Setor privado 	6,4% 

Renda Disponivel do Setor Rural  	3,5% 

Renda Disponivel do Setor Urbano 	7,2% 

(6) Essa equagan 6: Yp = 0,9985 Y — 18,0 onde 
Yp e a renda disponivel e Y a renda nacional 
bruta, ambas expressas aos precos de 1953. As 
hipdteses implicitas nessa equaelo, quanto 
carga tributaria direta menos transfer4ncia, dife-
rem das adotadas na aplicagio do modelo de 
Ichimura. 

PERSPECTIVAS DA DEMANDA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES 

Os Niveis de Consumo Alimentar 

Estas considerac6es sabre consumo de ali-
mentos resultam da observagao direta fei-
ta atraves das investigagOes de orgamentos 
familiares, urbanos e rurais, em pesquisa 
neste Institute. 

A tabela seguinte compara os resultados 
coligidos nas investigagOes sabre orgamen-
tos familiares urbanos e rurais, no que diz 
respeito aos niveis de consumo alimentar. 
A agregagao dos niveis de consumo veri-
ficados no quadro urbano e nas areas rurais 
resulta, quando devidamente ponderados, 
em niveis de consumo representativos da 
media nacional. 

0 exame da tabela em foco permite, 
desde logo, que se fagam algumas verifi-
cagoes de certo interesse. Observa-se, por 
exemplo, que o consumo "per capita" nas 
areas rurais tende a ser nitidamente infe-
rior ao observado no quadro urbane, no 
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14. CONSUMO "PER CAPITA" - 1962/1963 (Quilograma por Habitante/Ano) 

Especificaefio Setor Urbano Setor Rural Brasil 

Came Bovina 	  30,9 15,5 23,0 

Came Suina 	  1,9 11,1 6,8 

Banha 	  3,8 5,3 4,6 

Toucinho 3,5 4,3 3,9 

Came Industrial 	  2,1 - 1,0 

Pescado 5,8 3,6 4,6 

Ayes 	  2,8 5,4 4,2 

Ovos 	  4,5 3,3 3,9 

Leite 99,8 101,6 100,8 

Arroz 38,4 40,3 39,4 

Feijao 19,6 34,8 27,7 

Trigo 57,5 31,3 43,6 

Milho 4,0 29,6 17,6 

Mandioca 40,0 199,6 124,6 

Batata 	  14,8 7,9 11,1 

Aglicar 30,8 40,0 35,7 

Cafe 7,4 7,4 7,4 

Banana 	  22,1 28,3 25,4 

Laranja 37,1 20,5 28,3 

Oleos 	Vegetais 	  5,7 1,0 3,2 

caso de produtos importados ou sujeitos a 
elaboracao industrial, ou, ainda, cuja pro-
ducao esteja confinada a deterrninada re-
giao do pais. Assim, o consumo de trigo, 
produto para o qual se depende pesada-
mente da irnportagao, acusa, nas investiga-
gOes aqui referidas, urn nivel de consumo 
rural pouco acima da metade do nivel ob-
servado nas cidades (54%). Verifica-se, 
tambem, que o consumo de carnes indus-
trializadas é desconhecido no quadro rural 
e o use de Oleos vegetais corresponde a urn 
nivel comparativamente muito baixo, em 
termos de consumo urbano. Alimentos al-
tamente pereciveis como a batata, produto 
localizado na regfao Sul de urn pais dotado 
de precario sistema de transporte, tem seu 
nivel de consumo reduzido, no quadro ru-
ral, a metade daquele verificado nas areas 
urbanas. ConsideragOes analogas podem ser 
feitas para casos como o da laranja. 

Ha alguns produtos que fogem a siste-
matica de analise aqui esbocada. Corn re-
ferencia a came bovina, o que se passa no 
setor rural como urn todo e que, dada a 
baixa renda de seus habitantes, o abate de 
uma res a pouco freqiiente. Acresce que, 
ao custo comparativamente elevado de uma 
cabega de gado bovino, juntam-se as difi-
culdades de processamento e conservacao. 
Dal, um mecanismo de substituicao que 
conduz a urn consumo mais elevado de 
ayes e came suina. 

A Comparacio Regional da Importincia 
Relativa das Despesas de Alimentacao ( 7 ) 
- Os coeficientes de Engel ( 8), calculados 

(7) Para efeito dessas comparac5es, consideram-se 3 
grandes regi6es do Pais, dentro das quais estao 
contidas as cidades ou areas rurais para as quais 
foram feitas observag5es diretas stibre niveis de 
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a partir dos orgamentos familiares urba- 
nos, estao reproduzidos na tabela seguinte: 

15. COEFICIENTES DE ENGEL 

Participacao Relativa da Alimentacao na 
Despesa Total dos Consumidores 

Zona Urbana 

Regiao Norte-Nordeste 50 5 
Belem 	  54,8 
Fortaleza 	  49,2 
Recife    	53,3 
Salvador 	  47,2 

Regifio Leste 44,4 
Capitais 

Belo Horizonte 	  37,0 
Rio de Janeiro 	  40,3 

Cidades do Interior 
Minas Gerais 	  48,1 
Rio de Janeiro e Espirito Santo 	 46,1 

Regiao Sul 42,4 
Capitais 

Sao Paulo 	  38,8 
Curitiba 	  38,8 

Cidades do Interior 
Sao Paulo 	  44,5 
Parana e Santa Catarina 	 44,0 

BRASIL 	  45,2 

Como era de esperar, em sua variagao 
regional, tais coeficientes demonstrarn a 
relagao direta corn o nivel de renda por ha-
bitante, nas respectivas areas. Em outras 
palavras, a absorgao de recursos financei-
ros corn a alimentagao cresce a medida que 
se caminha do Sul para o Norte. 

Fazendo-se urn confronto intra-regional, 
cabe par em evidencia a similitude dos 
valares encontrados para os coeficientes em 
cidades do interior nas regiOes Leste e Sul 
e para as capitais desta Ultima regiao. 
Disso, talvez, se possa inferir uma rela-
tiva igualdade de poder de compra medio 
intra-regional nessas duas grandes regioes. 

consumo. Essas 3 regioes tem a seguinte COM- 

posicao, em termos dos Estados que as corn- 
NORTE-NORDESTE (Territerios Federais, 

Amazonas, Para, Acre, Maranhao, Piaui, Ceara, 
Alagoas, Sergipe e Bahia), LESTE (Minas Gerais, 
Guanabara, Rio de Janeiro e Espirito Santo) e 
SUL (Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul). 

(8) Como se sabe, os coeficientes de Engel dao a 
razao entre os gastos da unidade familiar corn 
determinado item do seu orgamento, em termos 
da despesa total. Sao assim chamados em fun-
cao do estatistico alemao que, no seculo passa-
do, tornou-se pioneiro das investigagoes empiri-
cas sobre consumo. Obviamente o coeficiente a 
que se faz referencia e o que expressa a razao 
entre gastos corn alimento e gastos totais da 
unidade de consumo. 

Em contraste corn essa verificagao, notam-
se diferengas por vezes substanciais entre 
as coeficientes encontrados para as capi-
tais que representam a regiAo Norte-Nor-
deste. 

E ainda mais eloqiiente a comparacao en-
tre as diversas cidades, pois as desvios sao 
de maior amplitude que as discrepancias 
regionais. Pode-se tomar como exemplo os 
extremos Belem e Belo Horizonte, ou Re-
cife e Curitiba. Constata-se que uma, fa-
milia da Capital do Para tem uma quota 
de despesa de alimentacao 47% maior do 
que a de uma familia residente em Belo 
Horizonte; esta mesma quota é, em Recife, 
37% superior a de uma familia moradora 
em Curitiba. 

Confrontos analogos emergem da tabela 
seguinte, onde estao registrados os coefi-
cientes de Engel, fundamentados nos orga-
mentos familiares rurais. 

16. COEFICIENTES DE ENGEL 

Participacao Relativa da Alimentagao na 
Despesa Total 

Zona Rural 

Regiao Nordeste 64,5 
Ceara 	 64,2 
Pernambuco 	 64,8 

Reggio Leste 60,4 
Minas Gerais 	 59,3 
Espirito Santo 	  61,4 

Regiao Sul 56,1 
Sao Paulo 	 56,1 
Santa Catarina 	  55,3 
Rio Grande do Sul 	  56,9 

BRASIL 58,8 

Observagao semelhante a que foi feita no 
caso dos orgamentos familiares urbanos 
resulta do exame dos coeficientes dos con-
sumos alimentares rurais. Estando direta-
mente vinculados aos niveis de renda, sac) 
crescentes no sentido Sul-Norte, refletindo, 
em forma reversa, as condigOes gerais da 
agricultura em cada uma das grandes re-
gi5es consideradas. Do Angulo intra-regio-
nal, a mesma similaridade na grandeza dos 
coeficientes encontrados no quadro urbano 
repete-se nas areas rurais, mostrando por 
sua vez que, em termos medios, deve exis-
tir pequena diferenciagao de rendas e, 
possIvelmente, de padr5es de consumo, em 
cada urn dos pontos focais representativos 
do quadro rural. 

Finalmente, comparando-se os coefici-
entes urbanos corn os coeficientes rurais, 
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17. COEFICIENTES DE ELASTICIDADE-RENDA 

 

       

  

Produtos Setor Urbano 

 

Setor Rural 

 

 

Alimentos in-natura 

Came Bovina fresca 	  

Came Suina 	  

Toucinho 	  

Pescado fresco 	  

Ayes 	  

Ovos 	  

Leite in-natura 	  

Arroz 	  

Feijao 	  

Trigo 	  

Mandioca 	  

Aipim 	  

Batata 	  

Cafe 	  

Banana 	  

Laranja 	  

Alimentos industrializados 
Acucar 	  

Carnes industrializadas 	  

Pescado industrializado 	  

Laticfnios 	  

Farinha de trigo 	  

Farinha de mandioca 	  

Fuba 	  

Produtos de farinha 	  

Cereais beneficiados 	  

Oleos e Gorduras vegetais 	  

Gorduras animais 	  

Vegetais em conserva e secos 	 

Doces 	  

Total Alimentacao 	  

0,50 

0,72 

1,02 

0,08 

0,74 

1,31 

0,70 

0,76 

0,21 

0,04 

0,36 

- 0,04 

0,40 

0,48 

0,22 

0,64 

0,74 

0,46 
0,24 

0,77 

0,93 

0,97 

0,51 

- 0,06 

- 0,08 

0,35 

0,17 

0,55 

0,41 

1,26 

1,43 

0,55 

 

0,50 

0,40 

0,26 

0,07 

0,33 

0,57 

0,50 

0,33 

0,04 

0,41 

0,01 

0,18 

0,59 

0,08 

0,18 

0,47 
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nao deixa de ser interessante observar que, 
tomando-se como termo de referenda a 
regiao Sul e medindo-se os desvios das 
demais regiOes, estas apresentam, pratica-
mente, a mesma intensidade de variagan 
tanto no quadro rural como nas areas ur-
banas. 

Assim, enquanto para a regiao Norte-
Nordeste o coeficiente de Engel a 19% 
mais elevado em termos de regiao Sul, 
para a zona rural o desvio a de mais 15%. 
Para a regiao Leste, aos 5% a mais encon-
trados para o coeficiente da zona urbana 
em termos de regiao Sul, corresponde, no 
quadro rural, um coeficiente superior em 
8% ao termo de referenda. E isto que es-
ti sintetizado na tabela seguinte. 

DESVIOS DOS COEFICIENTES DE ENGEL 

Regigto Sul = 100 

Zona Urbana Zona Rural 

Norte-Nordeste  	1,19 	 1,15 
Leste 
	

1,05 	 1,08 

Elasticidade Renda da Procura — A par-
fir da analise e interpretagao dos dados co-
ligidos, atraves das pesquisas de orgamen 
tos familiares, chegou-se aos coeficientes de 
elasticidade-renda corn base na observagao 
do consumo de produtos in-natura e indus-
trializados. 

No caso dos coeficientes de elasticidade 
do meio urbano, o calculo teve como base, 
renda e consume "per-capita". Quanto 
aos coeficientes do meio rural o calculo 
chegou a uma relacao entre renda media 
e consumo, considerados, os membros da 
familia investigada, uma unidade adulta de 
consumo ( 9 ) . 

Os coeficientes de elasticidade dos pro-
dutos industrializados repousam na obser-
vagio do consumo do meio urbano. 

O quadro 17 mostra os coeficientes de 
elasticidade-renda dos principals alimentos 
consumidos no Brasil. 

Perspectiva da Oferta e da 
Procura de Alimentos 

Conjugando-se as estimativas da popula-
gao futura, a previsao da expansan da ren-
da e as estimativas de coeficientes de elas-
ticidade-renda, a demanda de alimentos in-
natura apresentaria urn ritmo de expansio 
de 5,9% ao ano e a de alimentos industriali-
zados de 5,8% ao ano. 

(9) Pormenores sabre a metodologia ver "Projeg6es 
de Oferta e Demanda de Produtos Agricolas para o 

edited() pelo IBRE. 

Produtos Agricolas -- As tabelas seguin-
tes mostram os niveis esperados de oferta 
e procura dentro de cinco e dez anos, res-
pectivamente. 

A analise dessas tabelas sugere as se-
guintes observagoes: 

Cereais, gritos e raizes — Neste grupo de 
produtos destacam-se "deficits" significati-
vos de trigo e batata. Mesmo prevendo a 
importagao de 2 750 mil toneladas de trigo 
em 1970 e 3 200 mil toneladas em 1975, a 
tabela registra urn deficit potencial con-
sideravel no suprimento desse produto. 
Corn referencia a batata, o contend° de 
importagao dentro da previsao feita cinge-
se exclusivamente as sementes; o deficit 
potencial antecipado para esses dois pro-
dutos seria, em parte, compensado por um 
consumo substitutivo em termos de outros 
produtos na categoria. Isto explicaria por 
que se reduzem os excedentes potenciais de 
arroz, milho e mandioca quando se passa 
aos "superavits" efetivos. Assim, restariam 
como possibilidades reais de exportagao em 
1970 e 1975, respectivamente, 70 e 100 mil 
toneladas de arroz, 230 e 310 mil toneladas 
de milho e 130 e 280 mil toneladas de man-
dioca. A grande diferenga entre o exce-
dente potencial de milho e a disponibilidade 
efetiva para exportagao reside na conside-
ragao que se fez sObre o use de grande 
parte dessa produgao para expandir a ofer-
ta de came suina e a produgao avicola. 

Produtos proteicos — 0 consideravel de-
ficit potencial previsto em termos de car-
ne bovina e leite seria, em parte, compen-
sado em termos efetivos por modestos ex-
cedentes na produgao suina e no pescado. 
No que respeita a carne bovina, verifica-se 
que nos nitimos tempos a exportagao tem 
ocorrido as expensas do suprimento do 
mercado interno, e esta a uma tendencia 
de agravamento do "deficit" potencial. 
Quanto ao leite, partindo-se de uma con-
digao initial, isto e , de que se importavam 
80 mil toneladas e considerados os deriva-
dos convertidos em termos do produto in-
natura (volume da importagao em 1960), 
seria de esperar uma importagao de 110 
mil e 130 mil toneladas em 1970 e 1975, res-
pectivamente. Para os demais produtos 
dessa categoria, suscetiveis de sofrerem in-
suficiencias da oferta ou demanda do res-
to do mundo, merece destaque o pescado. 
Embora se estime a existencia de urn ex-
cedente potencial de 140 e 240 mil tonela-
das em 1970 e 1975, respectivamente, es-
pera-se para esse produto uma correspon-
dente importagao de 70 e 190 mil toneladas. 
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18. BRASIL — PROJECAO DE OFERTA E DEMANDA DE 
DETERMINADOS PRODUTOS AGRICOLAS — 1970 

(1 000 t) 

PRODUTOS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
LFETIVA 

OFERTA 
INTERNA 

SUPERAVIT 
(4.) OU DE 

FICIT (—) 
POTENCIAL 

SUPERAVIT 
(4- ) OU DE-
FICIT (—) 

EFETIVO 

Cereals, gritos, raizes e tu-
berculos 

Arroz 	  3 960 5 040 5 110 + 1 115 + 70 

Milho 	  11 250 13 660 13 890 + 2 640 f 230 

Trigo 	  3 900 3 420 670 -- 	3 230 — 2 750 

Feijao 	  2 600 2 600 2 600 — — 

Batata 	  1 220 1 030 990 — 230 — 40 

Mandioca 	  11 000 13 470 13 600 + 2 600 + 130 

Produtos Proteicos de Origem 
Animal 

Came Bovina 	  2 610 2 000 2 000 — 610 — 
Carne Suina 	  650 760 760 + 110 — 
Leite 	  10 800 8 950 8 840 — 1 960 110 

Ayes 	  430 430 430 — — 

Ovos 	  440 630 630 -1- 190 — 
Pescado 	  520 730 660 + 140 — 70 

Frutas 

Banana 	  4 240 4 700 5 100 + 860 + 
Laranja 	  3 290 2 970 2 970 - 320 — 

Gorduras e Oleos 

Animals 

Banha 	  430 220 220 — 210 
Toucinho 	  370 490 490 + 120 

Vegetais 

Algodao 	  140 180 180 + 40 

Amendoim 	  135 170 170 + 35 

Milho 	  15 20 20 + 5 

Oliva 	  12 12 — -- 12 — 12 

Soja 	  40 55 55 + 15 — 

Coco 	  80 100 100 + 20 

Produtos de Exportacao 

Cacau 	  15 15 180 + 165 + 165 

Café 	  1  500 	 1 500 	 4 050 + 1 550 + 1 550 

Outros 

AgOcar Branco 	  2 850 	 2 650 	3 500 + 650 850 

Algodao 	  2 240 	 2 240 	 2 930 + 690 690 

Fumo 	  190 190 290 + 100 + 100 

1 , 
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19. BRASH, - PROJECAO DE OFERTA E DEMANDA DE 
DETERMINADOS PRODUTOS AGRICOLAS - 1975 

(1 000 t) 

PRODUTOS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
EFETIVA 

OFERTA 
INTERNA 

(+ 
SU  ) OU  

FICIT (—) 
POTENCIAL 

PE PERAVIT 
SU DE- 
FICIT (—) 

EFETIVO 

Cereais, graos, raizes e tu-
berculos 

Arroz 	  4 780 6 850 6 950 + 2 170 + 100 

Milho 	  13 650 18 160 18 470 + 4 820 + 310 

Trigo 	  4 920 3 980 780 — 4 140 -- 	3 200 

Feijao 	  3 000 3 000 3 000 — — 

Batata 	  1 600 1 200 1 150 — 450 -- 50 

Mandioca 	  12 500 17 020 17 300 + 4 800 + 280 

Produtos Proteicos de Origem 
Animal 

Came Bovina 	  3 390 2 100 2 100 — 1 290 — 

Carne Suina 	  770 990 990 + 220 — 

Leite 	  14 100 10 440 	10 310 — 3 790 — 130 

Ayes 	  540 540 540 — — 

Ovos 	  560 870 870 + 310 — 

Pescado 	  670 1 000 910 + 240 — 90 

Frutas 

Banana 	  5 500 6 330 6 880 + 1 380 + 550 

Laranja 	  4 314 3 600 3 600 — 714 — 

Gorduras e Oleos 

Animais 

Banha 	  500 120 120 — 380 _ 

Toucinho 	  440 660 660 220 — 

Vegetais _ 

Algodao 	  170 240 240 + 90 — 

Amendoim 	  180 260 260 ± 80 — 

Milho 	  20 50 50 {- 30 

Oliva 	  14 14 — — 14 
— 14 

 

Soja 	  65 85 85 + 20 
 

Coco 	  105 145 145 ± 40 — 

Produtos de Exportacio 

Cacau 	  20 20 220 + 200 + 200 

Café 	  1 800 1 800 4 200 + 2 400 + 2 400 

Outros 

Acucar Branco 	  3 500 3 100 4 100 + 600 -I- 	1 000 

Algodio 	  2 660 2 660 3 960 + 	1 300 - - 	 1 300 

Fumo 	  220 220 380 4- 160 + 160 
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Isto se explicaria porque o excedente po-
tencial desapareceria em carater efetivo, ao 
compensar o "deficit" de carne bovina. 
Ademais, a importagao teria nao so efeito 
complementar, para atendimento da de-
manda interna, como garantiria a preferen-
cia dos consumidores por tipos de pescado 
nao produzidos no pais. 

Frutas — Para as frutas, aqui considera-
das, tern-se a expectativa de um "deficit" 
potencial de 320 e 714 mil toneladas, no 
caso da laranja. Admitindo-se a possibili-
dade de substituicao de laranja por bananas, 
tais "deficits" acham-se em termos efeti-
vos neutralizados pelos excedentes de ba-
nana que tenderiam a crescer no periodo. 
Tanta para um como para outro produto 
previu-se a possibilidade de exportagao. No 
tocante a laranja, embora exista a previsao 
de um "deficit" potencial, pode-se esperar 
uma exportacao variavel entre 100 e 150 
mil toneladas anuais, no periodo que vai 
ate 1975. A explicacao dessa previsao resi-
de na estacionalidade do produto e na difi-
culdade de suas preservagoes, o que conduz 
a excedentes exportaveis em determinado 
periodo de cada ano. No caso da banana, 
a possibilidade de exportacao seria Obvia, 
uma vez que a tabela registra um "supera-
vit" efetivo. 

Gorduras e Oleos — Nesta categoria cabe 
distinguir os produtos de origem animal 
dos de origem vegetal. Em virtude da reo-
rientagao da producao de suinos, cada vez 
mais concentrada na producao de carne e 
toucinhos nobres, preve-se um significativo 
e crescente "deficit" potencial no que se 
refere a producao de banha. Este "deficit" 
seria, em parte, coberto pela prOpria pro-
ducao de toucinhos e, em outra parte, por 
excedentes potenciais de Oleos vegetais, 
cuja oferta crescente vem fatalmente pro-
vocando modificagao na escala de prefe-
rencia dos consumidores. 

Embora no total haja a expectativa de um 
"superavit" potencial de Oleos vegetais, pre-
ve-se, ainda assim, uma importacao de 12  

mil e 14 mil toneladas de azeite de oliva 
em 1970 e 1975, por ser esse bem produzido 
em pequena escala no pais. 

Produtos Industrializados — A tabela 
seguinte revela relativo equilibrio entre a 
procura e a oferta globais de alimentos in-
dustrializados. Entretanto, ao passar de urn 
nivel de observacao global a urn nivel mais 
especifico, verifica-se perspectivas de alguns 
"deficits" substanciais. 

Cabe par em evidencia, em primeiro Lu-
gar, a previsao de insuficiencia em cons-
tante agravamento no mercado de alimen-
tos de origem animal, onde a oferta cresce 
a uma taxa geometrica de 4,1% ao ano e 
a procura a taxa de 6,1%. Essa situagao 
ainda mais drastica no que respeita as car-
nes industrializadas, pois, enquanto a pro-
cura cresce a um ritmo de 6,6% ao ano, a 
oferta expande-se a media de 2,9% ao ano. 

As estatisticas disponiveis nao permiti-
ram comparar os niveis de expansao da 
oferta e da procura de todos as ramos da 
indastria de alimentos, principalmente dos 
de origem vegetal. 0 quadro seguinte mos-
tra, alem das disparidades nas taxas de ex-
pansao já representadas no grafico ante-
rior, o ritmo de evolugao da procura de 
alguns alimentos de origem vegetal. 

20. TAXAS MEDIAS DE CRESCIMENTO 
DA OFERTA E DA PROCURA DE 
ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 

PRODUTOS OFERTA 
PRO-
CURA 

Gorduras animais 	 4,0 5,7 
Oleos e Gorduras 

vegetais 	  8,6 6,0 
Carnes industrializadas 2,9 6,6 
Laticinios 	  6,0 7,1 
Pescado industrializado 	 5,2 7,0 
Produtos de farinha 	 5,5 
Cereais 	  5,0 
Vegetais em conserva 7,9 
Doces 	  8,3 

BIBLIOGRAFIA 

AVELINO, Roberto Kepler — Projecao da De-
manda de Leite e Derivados. Sao Paulo, 1965 
— mimeografado. 

ALMEIDA, JUlio de — Conservas Alimenticias. 
Sao Paulo, 1954 — mimeografado. 

ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS ARMADO- 
RES DE PESCA DO ESTADO DE SAO PAULO 

— Memorial ao Presidente da Repfiblica. San-
tos, Sao Paulo, 1964. 

BANCO DIE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
GERAIS — Minas Gerais e a Economia Acuca-
reira. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1964. 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
GERAIS — Plano de Industrializaciio da Peetta-
ria. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1964. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL — Abas-
technento de Generos Alimenticios da Cidade 
do Recife. Fortaleza, Ceara, 1962 — mimeogra-
fado. 

44 	 REVISTA DO BNDE 



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Estru-
tura da Indfistria Pernambucana. Fortaleza, 
Ceara, 1962 — mimeografado. 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO EXTREMO SUL — Estudo Preliminar da 
Indastria de Pescado do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre, R. Grande do Sul, 1964 — mimeo-
grafado. 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO EXTREMO SUL — Estudo Preliminar da 
Indastria da Carne na Regiao Extremo Sul. 
Porto Alegre, R. Grande do Sul, 1963 — mimeo-
grafado. 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO EXTREMO SUL — Estudo Preliminar da In-
ditstria de Laticinios no Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre, R. Grande do Sul, sem data —
mimeografado. 

BARROS BARRET°, J. e CAVALCANTE, T.A. 
de A. — Contribuigao ao Estudo do Problema 
Alimentar da Amazonia -- Rio de Janeiro, 1947. 

BARROS BARRETO, J. e CAVALCANTE, T.A. 
de A. — Problema Alimentar do Maranhao e 
Piaui, Subsidio pare um Estudo. Rio de Janeiro, 
1948. 

BULHOES, Otavio Gouveia de — A Margem de 
tun Relatorio — Edigoes Financeiras, Rio de 
Janeiro, 1950. 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO INDUS-
TRIAL — 0 Problema da Alimentagao no Bra-
sil, Relatorio de Klein & Saks: Rio de Janeiro, 
1954. 

CASTRO, J. — Plano de Politica Alimentar na 
Amazonia. Rio de Janeiro, 1951. 

CHAVES, N. — 0 Problema Alimentar do Nor- 
deste Brasileiro. Recife, Pernambuco, 1946. 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO ECONO-
MICO DE PERNAMBUCO — Analise Prelimi-
nar do Mercado Regional de Suco de Frutas. 
Recife, Pernambuco, 1965. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Aditivos Quimicos Alimentares. 1963 — mimeo-
grafado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO —
A Fruticultura Brasileira. 1964 — mimeogrado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO —
A Indfistria de Alimentagito no Brasil — Rio 
de Janeiro, 1964 — mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Aspectos dos Problemas Relativos a Nutrigio 
no Brasil. 1964 — mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Balango Alimentar do Estado do Rio Grande do 
Norte. Servigo Grafico do IBGE, 1963 — mi-
meografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Cartilha das Vitaminas, 1964 — mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Ementario da Legislagao Nacional de Alimen-
taglio. 1964 — mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Estudos sabre o Aproveitamento da Fells,. de 
Mandioca na Alimentagito Humana. 1962. — mi-
meografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Inquerito de Alimentagio, Realizado em Santo 
Antonio, Rio Grande do Norte, sem data —
mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Inquerito sabre Habitos e Recursos Alimenta-
res em Sao Paulo de Potengi, Rio Grande do 
Norte. Servigo Grafico do IBGE, sem data —
mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Inquerito sabre Habitos e Recursos Alimenta-
res Realizados em Boapaba, Espirito Santo, sem 
data — mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Inquerito sabre Habitos e Recursos Alimentares 
Realizados em Boacica, Rio Grande do Norte. 
Servigo Grafico do IBGE, 1964, mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTAcA0 —
Relatorio Preliminar do Inquerito de Nutrigao 
Realizado no Nordeste do Brasil. Servigo Gra-
fico do IBGE, sem data, mimeografado. 

COMISSAO NACIONAL DE ALIMENTACAO — 
Simi:oast° sabre Alimentos da Amazonia, 1963, 
mimeografado. 

CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO — Plano 
de Desenvolvimento EconOmico — Agricultura 
e Alimentagao, Rio de Janeiro, Guanabara, 1957. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NOMICO DO CEA.RA — Relatorio do Levanta-
mento da Bacia Leiteira de Fortaleza, Fortaleza 
— Ceara, 1964. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
PARANA — A economia dos (oleos Vegetais no 
Parana. Curitiba, Parana, 1964 — mimeografado. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
PARANA — 0 Parana e a Economia Pecuaria, 
vols. I, II e M. Curitiba, Parana, 1964 — mi-
meografado. 

COOPERATIVA CENTRAL DE LATICfNIOS DA 
REGIAO SUDESTE DO RIO GRANDE DO 
SUL LTDA — Plano de Ampliaggio da Fabrics 
de Leite em Pa. Pelotas, R. Grande do Sul, 
1963, mimeografado. 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO — Desenvolvimento de Laticinios no 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, R. Grande 
do Sul, sem data — mimeografado. 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO EX-
TREMO SUL — TransformagOes e Tendencias 
do Parque Industrial Catarinense. Florianopolis, 
Santa Catarina, 1965. 

COUTINHO, R. — Valor Social da Alimentag,fio. 
Rio de Janeiro, 1957. 

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 
DO PARANA — Subsidios a instalagio do In-
&Istria Alimentar no Parana. Curitiba, Parana, 
1965 — mimeografado. 

FERREIRA NETTO, Herminio — Da Perniciosi-
dade de uma Politica Artificial de Pregos. Cam-
pinas, sao Paulo, 1964 — mimeografado. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS — Report of the 
First FAO seminar on Food Technology for La-
tin America. Campinas, Sao Paulo, 1964 — mi-
meografado. 
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FREITAS, Moacyr Britto de — Plano de Paree-
ria Agricola de Inditstrias Alimenticias Carlos 
de Britto S. A. (Fitbricas Peixe) para a Agro-
Inch:Istria do Tomate. Pesqueira, Pernambuco, 
sem data. 

GABAI, Isaac — Tecnologia Industrial de Oleos — 
Departamento de Pesquisas e Experimentagao 
Agropecuarias — Instituto de Oleos, Rio de Ja-
neiro, Guanabara, 1964. 

GOVERN() DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL — Estimativa dos Excedentes e das Caren-
cias de Alimentos no Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, 1964 — datilogra-
fado. 

MOURA CAMPOS, R. A. — Valor Nutritivo de 
Algumas Laranjas Brasileiras. Rio de Janeiro, 
1944. 

MOURA CAMPOS, F. A. — Valor Nutritivo dos 
Frutos Brasileiros. Rio de Janeiro, 1951. 

PARAHYM, 0. — 0 Problems Alimentar no Ser-
a() — Recife, Pernambuco, 1940. 

PENTEADO, Jose Roberto Whitaker — Conside-
racoes sabre Fatores que Entravam a Producao 
e a Comercializacao da Came Bovina no Brasil. 
Rio de Janeiro, Guanabara, sem data — mimeo-
grafado. 

Programa de Industrializacito de Santa Catarina 
— Imprensa Oficial do Estado, Santa Catarina, 
sem data — mimeografado. 

ROSA E SILVA, Geraldo J. da — Alimentactio e 
Subdesenvolvimento no Brasil, in Revista Bra-
sileira de Geografia, ano XXVI, n.° 3, pp. 291-
457. Rio de Janeiro, 1964. 

SAMPAIO, A.J. — Alhnentagao Sertaneja e do 
Interior da Amazonia. Sao Paulo, 1955. 

SILVEIRA MARTINS, Eduardo -- Carne (Produ-
cao e Mercados), in Revista do Conselho Na-
cional de Economia, ano IX, n.°' 4 a 6, pp. 232-
250; ano XI, n.°° 1 e 2, pp. 75-93; ano X, n.° 3, 
pp. 177-197, Rio de Janeiro, 1960-1961. 

SORTEC. SERVICOS TECNICOS DE ORGANI-
ZACAO — A Indtistria da Pesca como fator do 
Desenvolvimento Economic° do Brasil. Sem 
data, mimeografado. 

SORTEC. SERVICOS TECNICOS DE ORGANI-
ZACAO — Pesca Industrial. Rio Grande do Sul, 
1961. 

RELATORIOS: 

BANCO DO BRASIL S.A. — Carteira de Credi-
to Agricola e Industrial, Rio de Janeiro, Gua-
nabara. 

COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABA-
POANA LTDA — Born Jesus do Norte, Espiri-
to Santo. 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA — Sao 
Paulo, S. Paulo. 

COOPERATIVA AGRO-PECUARIA DE ITAPE- 
RUNA LTDA — Itaperuna, Estado do Rio. 

COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DA 
REGIAO SUDESTE DO RIO GRANDE DO 
SUL — Pelotas, R. Grande do Sul. 

COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DO 
ESTADO DE SAO PAULO — Sao Paulo, S. 
Paulo. 

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 
DE LEITE LTDA. — Rio de Janeiro, Guanabara. 

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 
RURAIS DE MINAS GERAIS — Belo Hori-
zonte, Minas Gefais. 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 
DE SETE LAGOAS — Sete Lagoas, Minas 

Gerais. 
GRANDES MOINHOS DO BRASIL S.A. — Re-

cife, Pernambuco. 
S.A. MOINHO SANTISTA — Indlistrias Gerais, 

Sao Paulo, S. Paulo. 
S.A. INDOSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 

— Sao Paulo, S. Paulo. 
S.A. MOINHOS RIOGRANDENSES — Porto Ale-

gre, R. Grande do Sul. 
USINA EVEREST IND. E COMERCIO S. A. — 

Fortaleza, Ceara. 

PERIODICOS 

ANUARIO BANAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
Sao Paulo, S. Paulo. 

ARQUIVOS BRASILEIROS DE NUTRICAO —
Rio de Janeiro, Guanabara. 

BOLETIM DA COMISSAO NACIONAL DE ALI-
MENTACAO — Rio de Janeiro, Guanabara. 

BOLETIM DO INSTITUTO SUL-RIOGRANDEN-
SE DE CARNES — Porto Alegre, R. Grande 
do Sul. 

BOLETIM DO LEITE — Rio de Janeiro, Guana-
bars. 

BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE 
CARNES — Porto Alegre, R. Grande do Sul. 

CONJUNTURA ECONOMICA — Rio de Janeiro, 
Guanabara. 

GUANABARA INDUSTRIAL — Rio de Janeiro, 
Guanabara. 

REALIDADE RURAL — Belo Horizonte, Minas 
Gerais. 

REVISTA BRASILEIRA DE GENEROS ALI- 
MENTICIOS — Rio de Janeiro, Guanabara. 

SUPLEMENTO FSTATISTICO DA COOPERA-
TIVA AGRICOLA DE COTIA — Sao Paulo, S. 
Paulo. 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS — 
Sao Paulo, S. Paulo. 
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ACAO FINANCIADORA DO BNDE EM 1967 

INTRODUCAO 

A apreciagao da acao financiadora desen-
volvida pelo BNDE no exercicio de 1967 
revela aspectos que ilustram o acerto da 
atuacao da Entidade como principal agente 
do Govern Federal responsavel pelo de-
senvolvimento de setores fundamentais ao 
progresso econOmico do Pais. 

Examinada do Angulo setorial, verificou-
se apreciavel dinamizacao da atuacao da 
Entidade, seja em termos de assistencia fi-
nanceira prepriamente dita,, seja pela cres-
cente ampliacao do seu campo de Ka°, 
corn o atendimento de postulagOes de re-
cursos originadas de extensa e variada gama 
de atividades estrategicas ao processo de 
crescimento da economia brasileira. Nesse 
particular, devem ser postos em relevo os 
resultados alcangados atraves dos diversos 
Fundos especificos que sao operados pelo 
Banco, especialmente o FUNTEC, o FIPEME 
e a FINAME. Em relagao a FINEP e ao 
FUNDEPRO, cujos esquemas organizacional 
e operacional sofreram alteragbes no de-
correr do exercicio, os resultados obtidos 
ainda se revelaram modestos, esperando-se, 
porem, sua dinamizacao proximamente. 

0 setor industrial manteve sua posicAo de 
lideranca entre os beneficiados pelo con-
junto da colaboracao financeira do Banco, 
cabendo-lhe 69% dos financiamentos apro-
vados no exercicio findo, seguindo-se em 
im.portancia os setores de energia eletrica e 
o de ensino e pesquisas tecnico-cientificas. 
Ha que destacar, ainda em 1967, a aprova-
cao de novas normas operacionais para o 
Banco que, ja a partir de 1968, permitirao 
emprestar maior amplitude a agao financia-
dora da Entidade em favor de diversas ati-
vidades para as quais era reclamada sua 
assistencia. 

Do 'Angulo regional, o BNDE continuou 
contribuindo eficientemente no apoio a em-
preendimentos que visem a aceleracao do 
processo de desenvolvimento das varias Re- 

gibes e Unidades Federadas, valendo ressal-
tar a dinamizacao proporcionada a politica 
de repasse de recursos do Banco a organi-
zacoes financeiras regionais e estaduais. 

No ambito internacional, o Banco deu 
prosseguimento as proveitosas relagbes que 
mantem corn organismos internacionais e 
estrangeiros de credit°, conseguindo-se ce-
lebrar diversos contratos e convenios corn 
o objetivo de canalizar recursos externos 
destinados a atender as necessidades de in-
vestimentos do Pais. Mencao especial deve 
ser registrada em relacao as negociacbes 
mantidas com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Kreditanstalt fiir 
Wiederaufbau, CIAVE, e outras entidades 
da Hungria, Alemanha Ocidental, Belgica, 
Espanha, Tchecoslovaquia, PoIonia, etc. 

Assinale-se, finalmente, a adocao de di-
versas outras medidas de interesse para a 
dinamizacao da atuacao do Banco, entre as 
quais se destacam: o emprego pelos orgaos 
de direcao e execucao de metodos de tra-
balho mais simplificados e eficientes, em 
especial no que tange a analise, aprovagao 
e contratacao de financiamentos; a reforma 
organizacional interna, para ser implantada 
no inicio de 1968; a realizacao de varios es-
tudos e pesquisas; a participagao em traba-
lhos levados a cabo por outros organismos 
do Pais e do exterior etc. 

A DEMANDA DE RECURSOS 

A demanda de recursos do Banco, repre-
sentada pelos pedidos de colaboragao finan-
ceira encaminhados a Entidade, cresceu de 
maneira significativa no ano de 1967, atin-
gindo os montantes de NCr$ 400,6 milhiies 
e USS 145,9 milhoes, respectivamente para 
as operacoes em moeda national sob dife-
rentes modalidades e de prestacao de aval. 

0 quadro a seguir registra a evolucao das 
solicitaciies de assistencia financeira dirigi-
das ao Banco nos Ultimos anos: 
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Anos 

Colaboragio Financeira Solicitada 

Em moeda 
nacional 

(NCr$ milhOes) 

Prestaggio 
de aval 

(Equivalencia 
em US$ milltoes) 

1960 	 34,0 107,7 
1961 	 37,0 67,4 
1962 	 94,1 209,6 
1963 	 65,1 177,7 
1964 	 56,2 90,9 
1965 	 (*) 129,9 228,7 
1966 	 (*) 192,9 110,9 
1967 	 (*) 400,6 145,9 

(*) Exclusive operagoes da FINAME. 

Tratando-se de dados expressos em vale-
res correntes, evidentemente as cifras de 
colaboracao em moeda nacional nao sac) 
confrontaveis ao longo do periodo; nao obs-
tante, verifica-se que o ano de 1967 mar-
cou urn recorde nos pedidos de apoio fi-
nanceiro encaminhados ao Banco, assina- 

lando urn aumento de 107 e 32%, respecti-
vamente nas operacoes em moeda nacional 
e de prestagao de aval, em confronto com 
o exercicio anterior. 

Conviria ressaltar, outrossim, que os da-
dos referentes a demanda de recursos tam-
bem nao podem ser comparados com os 
montantes relativos as operagOes efetiva-
mente aprovadas em cada ano, de vez que, 
de um lado, as estatisticas de solicitacOes 
de credito nao consideram eventuais refor-
mulagOes de esquemas financeiros proce-
didos nos Orgaos tecnicos da Casa, assim 
como os aportes de recursos proporciona-
dos, geralmente sob forma de adiantamen-
tos, as empresas sob contreole acionario do 
Banco, enquanto que, de outro lado, os va-
16res referentes as aprovacOes de colabora-
cao financeira incluem solicitagOes que fo-
ram formuladas tanto no pi-6pH° exercicio 
de sua aprovacao quanto em anos ante-
riores. 

Vista do 'Angulo setorial, a demanda de 
recursos teve, no bienio 1966/1967, o com-
portamento anotado como segue: 

Setores 

Colaboragio Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(NCr$ 

Prestagio de aval 
(Equivalencia em 

US$ milhOes) 

1966 1967 1966 1967 

TOTAL 	  192,9 400,6 110,9 145,9 
Transporte 	  5,5 7,1 30,6 73,5 
Energia Eletrica 	  8,0 104,4 0,0 35,0 
Indiistria 	(*) 	  149,0 185,7 80,3 35,5 
Agropecuaria e setores complementares 	 17,9 1,9 
Outros (**) 	  12,5 103,4 

(*) Inclusive FIPEME. As solicitagoes dirigidas a FINAME nap estao computadas. 
(**) Inclui os pedidos encaminhados ao FUNTEC, FUNDEPRO e FINEP, bem assim por outros setores. 

Comparativamente a 1966, observa-se 
que o aumento dos pedidos de ajuda fi-
nanceira em 1967 decorreu, principalmente, 
das solicitagOes formuladas pelo setor de 
energia eletrica, destacando-se a colabora-
cao solicitada para o projeto da Usina do 
Passo Real, no Rio Grande do Sul; pelo 
de inclustria - figurando os pedidos diri-
gidos ao FIPEME corn quase metade do to-
tal setorial, isto é, NCr$ 90,5 milh6es - e, 
finalmente, os pleitos a conta do FUNTEC, 
no valor global de NCr$ 99,9 milhoes. A 
assistencia financeira pleiteada a conta do 
FUNDEPRO e FINEP somou, respectiva-
mente, apenas NCr$ 960 mil e NCr$ 2.467 
mil. 

Com referencia as solicitagOes de presta-
cal) de aval, destacaram-se os montantes 
correspondentes aos pedidos formulados 
pelos setores de transporte aereo, energia 
eletrica, industrias de metalurgia dos nao 
ferrosos e quimica. 

Por sua vez, a tabela seguinte registra a 
composicao geografica, segundo grandes re-
gimes geo-economicas, das postulagOes de 
credito feitas ao BNDE no bienio 1966/1967, 
valendo referir que se observou, tambem 
no exercicio findo, acentuada preponderin-
cia da participacao das Regimes Sudeste e 
Sul na demanda de recursos da Entidade: 
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Regiiies 

Colaboragao Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(NCr$ milhoes) (*) 

Prestagiio de aval 
(Equivalencia em 

US$ millfoes) 

1966 1967 I 1966 1967 

TOTAL 	 192,9 400,6 110,9 145,9 

Norte 	  2,3 2,4 1,3 11,8 

Nordeste 	  56,9 39,4 10,0 5,1 

Sudeste 	  116,8 230,6 68,8 83,3 

Sul 	  14,9 120,6 4,3 34,5 
Centro-Oeste 	 2,0 7,6 11,2 
Inter-regional e n. e. 	 26,5 

(*) 	Exclusive 	solicitagaes encaminhadas a FINAME. 

COLABORACAO FINANCEIRA 
APROVADA EM 1967 

0 conjunto das operagoes em moeda na-
cional aprovadas pelo BNDE no exercicio 
de 1967 a conta das diferentes modalidades 
operacionais exercitadas pela Entidade ele-
vou-se ao expressivo montante de NCr$... 
752,7 milhOes, cifra equivalente a 40% do 
valor global, a pregos correntes, dos cre-
ditos autorizados pela Instituigao desde sua 
criacao, em 1952, e a 14% considerados to-
dos os valOres a pregos reais de 1967. 0 
referido montante correspondeu, outrossim, 
a urn incremento de 42% em relagao aos 
totais das operagOes aprovadas no exercicio 
anterior. 

De outra parte, o valor total das opera-
gees de prestagao de aval somou o equiva-
lente a US$ 44,4 milhOes, que correspondem 
a 5% do montante global das operagOes des-
se genero aprovadas ao longo do period° 
1952/1967. 

0 quadro a seguir registra a evolugao 
cronolegica da colaboragao financeira pro-
porcionada pelo BNDE desde sua criagao, 
sendo os valOres correspondentes as opera-
gOes em moeda nacional, para fins de me-
lhor comparabilidade, apresentados a pre-
gos nominais e reais, estes a pregos de 1967 
segundo calculos elaborados pelo Departa-
mento de Estudos Econamicos do Banco. 

Anos 

Colaboragiio Financeira Aprovada 

Em moeda nacional (NCr$ mil) Prestagfto de 
aval (Equiva- 

lencia em 
US$ mil) 

A Pregos 
correntes 

A Precos de 
1967 

1952 	 
1953 	 
1954 	 
1955 	 
1956 	 
1957 	 
1958 	 
1959 	 
1960 	 
1961 	 
1962 	 
1963 	 
1964 	 
1965 	 
1966 	 
1967 	 

1952/1967 	 

1.181,0 
1.485,7 
2.997,8 
2.592,6 
6.722,8 
8.700,8 

12.323,4 
10.816 4 
14.912,1 
25.473 ; 3 
26.196,1 
43.722,3 

103.641,0 
356.029,1 
531.253,8 
752.686,8 

1.900.735,0 

117.622,9 
132.325,1 
194.327,0 
136.053,1 
292.679,5 
364.873,1 
405.374,6 
241.349,8 
306.432,6 
368.251,4 
211 .565,1 
213.146,9 
291.402,2 
545.781,9 
657.356,9 
752. 686,8 

5.231.228,9 

2.178 
7.133 

20.672 
48.954 
89.865 

209.983 
163.011 
50.169 
62.836 
67.533 
10.755 
2.481 

55.423 
44.268 
44.442 

879.703 
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Operacoes aprovadas em 1967 
0 namero de operacoes aprovadas pelo 

BNDE no exercicio — somando 3.661 ope- 

rag5es — distribuiu-se da seguinte maneira 
segundo as diferentes modalidades opera-
cionais empregadas: 

Especificagao 

Namero de Operacoes Aprovadas em 1967 

Para proje- 
tos novos 

Para suple- 
mentagoes 

(*) 
Total 

A — EM MOEDA NACIONAL 	  3.633 12 3.645 

Operagoes tradicionais (FRE) 	(") 	  17 12 29 

Fundos Especificos 	  3.616 — 3.616 

FUNTEC 	  17 — 17 
FUNDEPRO 	  20 — 20 
FIPEME (***) 	  86 — 86 
FINAME 	  3.487 — 3.487 
FINEP 	  6 6 

B — PRESTAcA0 DE AVAL 	  13 3 16 

TOTAL 	  3.646 15 3.661 

(*) Operagoes de suplementagao de recursos a projetos aprovados em anos anteriores. 

(**) Emprestimos reembolsaveis, participagao societaria, adiantamentos, etc. 

(***) Inclusive repasse a bancos regionais e estaduais_ de desenvolvimento. 

	

Dada a participacao das operagoes a 	do pela acao financiadora do Banco, confor- 

	

conta do FINAME e FIPEME, o setor in- 	me pode ser apreciado abaixo: 
dustrial continuou sendo o mais beneficia- 

Setores Beneficiados 

Milner° de Operagoes Aprovadas em 1967 

Em moeda 
national 

Prestagao 
de aval Total 

Transporte 	  8 
Energia eletrica 	  6 2 8 
Incltistria 	( 5 ) 	  3.615 6 3.621 
Agropecuaria e setores complementares 	  1 1 
Ensino e pesquisas (FUNTEC) 	  17 17 
Elaboragao de estudos de projetos e programas (FINEP) (") 6 6 

TOTAL   	 3.645 16 3.661 

(*) Inclui operagOes a conta do FIPEME (inclusive repasses), FUNDEPRO e FINAME. 

(**) Inclui projetos de interesse dos setores industrial, agropecuaria e de transportes. 
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MODALIDADES OPERACIONAIS 

No quadro a seguir a feito o confronto, 
para o bienio 1966/1967, dos montantes das 
operagaes em moeda nacional aprovadas, 
desdobradas segundo as diferentes modali-
dades exercitadas pelo BNDE. 

As aplicaciies a conta do Fundo do Rea-
parelhamento Econamico continuaram ten-
do acentuada preponderancia no valor glo-
bal dos creditos autorizados, corn uma par-
ticipagao de 73%, destacando-se os aportes 
de recursos propiciados as empresas sob 
controle acionario do Banco sob forma de 
adiantamentos por conta de futura partici-
pagao socitaria — 32% do total — cabendo 
aos emprestimos convencionais do FRE 31% 
do montante total dos creditos aprovados. 
Destaque especial deve ser feito as opera-
goes autorizadas a conta do Fundo de De-
senvolvimento Tecnico-Cientifico   
(FUNTEC), cujo valor no exercicio elevou-
se a NCr$ 43,7 milhOes, contra apenas 
NCr$ 3,5 milhOes em 1966. 

Outra referenda a ressaltar diz respeito 
as aplicaciies das empresas de seguro e Ca-
pitalizagan e a conta dos Acardos de Em-
prestimos AID/BNDE, as quais, conforme 
anotado na tabela, cessaram em 1967, as  

primeiras em virtude do termino do prazo 
fixado na Lei n.0  2973/56 para sua vigen-
cia e as segundas em virtude do esgota-
mento dos respectivos recursos. 

Relativamente as aplicac6es dos Fundos 
Especificos — cuja participacao conjunta 
no montante global dos creditos aprovados 
em 1967 alcancou 22%, ha que destacar a 
posicao da FINAME e do FIPEME, partici-
pando respectivamente corn 14% e 7% do 
total e revelando razoavel crescimento em 
confronto corn o exercicio anterior. Quanto 
as operagOes a conta da FINEP, sua parti-
cipagao no conjunto das atividades do Ban-
co ainda se revela modesta. Finalmente, 
cabe salientar o expressivo crescimento re-
gistrado nas operacoes de repasse de re-
cursos prOprios do Banco e do FIPEME 
aos bancos regionais e estaduais de desen-
volvimento, as quais mais que duplicaram 
no bienio examinado, participando corn 5% 
dos creditos concedidos no exercicio. 

Registre-se, por Ultimo, que por falta de 
interessados nao se realizou qualquer ope-
raga°, em 1967, a conta do Acardo de Em-
prestimo Brasil/Dinamarca/BNDE, desti-
nado a financiar importagiies de equipa-
mentos e servicos de origem dinamarquesa. 

Modalidades Operacionais 

Colaboracao Financeira em Moeda 
Nacional aprovada pelo BNDE 

(NCr$ mil) 

1966 1967 

TOTAL 	  531.253,8 752.686,8 

A — OPERACCIES A CONTA. DO FUND() DO REAPARELIIA- 
MENTO ECONoMICO 	  387.942,5 548.443,1 

Emprestimos convencionais 	  138.431,0 263.595,0 

— Participagio societaria (adiantarnentos) 	  240.516,0 240.079,0 

— FUNTEC 	  3.516,7 43.736,7 

— FUNDEPRO 	  356,6 1.032,4 

— Inversiies diretas das empresas seguradoras 	  5.122,2 

B — OPERACOES DE REPASSE A BANCOS REGIONAIS E ES- 
TADUAIS DE DESENVOLVIMENTO (*) 	  17.700,0 37.915,0 

C 	OPERAMS A CONTA DE FUNDOS ESPECIFICOS 	 125.611,3 166.328,7 

— FIPEME (") 	  48.406,7 52.233,2 

— FINAME   	 73 . 619,1 111.852,2 

— FINEP 	  975,7 2.242,8 

— AcOrdo de Emprestimo AID/BNDE 	  1 . 800,0 
Acerdo de Emprestimo Brasil/Dinamarca/BNDE 	 809,8 

(*) Corn recursos proprios do Banco e do Acordo AID/BNDE. 
(**) Exclusive operagoes de repasse a bancos de desenvolvimento. 
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Por sua vez, conforme ja referido, a cola-
boragao financeira aprovada pelo Banco sob 
a forma de prestagao de aval, em name 
prOprio ou em name do Tesouro Nacional, 
somou em 1967 o equivalente a US$ 44,4 

cifra praticamente identica a que 
foi registrada em 1966. 

AS ATIVIDADES BENEFICIADAS 
PELA COLABORAcA0 DO BNDE 

A agregagao dos valeores correspondentes 
a cooperagao financeira aprovada em 1967 
aos montantes relativos a creditos concedi-
dos nos exercicios anteriores, desde a cria-
gao do Banco, em 1952, permite compor o 
quadro geral da assistencia crediticia dis-
pensada pela Entidade aos diferentes seto-
res da atividade econemica do Pais. Com  
o objetivo de tornar mais representativas e  

homogeneas as cifras pertinentes as opera-
goes em moeda nacional, os montantes res-
pectivos aparecem especificados em valeres 
nominais e reais, os illtimos a pregos de 
1967 e calculados corn base em indices ela-
borados pelo Departamento de Estudos Eco-
a:micas do Banco. 

Tomando em consideragao os vale:a-es 
reais, verifica-se que 59% dos creditos em 
moeda nacional destinaram-se ao setor in-
dustrial, elevando-se a 37% a participagao 
do subsetor de siderurgia, enquanto o setor 
de energia eletrica foi contemplado corn 
24%, cabendo os 17% restantes a participa-
gao das demais atividades assistidas. 

De outra parte, do montante global cor-
respondente as operagOes de prestagao de 
aval, o setor industrial participa corn 52%, 
o de transporte corn 28%, o de energia ele-
trica corn 19% e o de agropeculria e ativi-
dades complementares com apenas 1%. 

Atividades Beneficiadas 

Montante Global das Operaciies de Credit° 
Aprovadas pelo BNDE no Periodo 1952/1967 

Fan moeda nacional (Ner$ mil) Prestacao de aval 
(Equivalencia 
em US$ mil) 

A pregos 
correntes 

A pregos 
de 1967 

TOTAL 	  

Tansporte e comunicagoes 	  
Energia eletrica 	  
Industria 	  

Siderurgia 	  
Outras inclustrias 	  
Aplicagoes de Fundos Especificos — FIPEME, 

FUNDEPRO e FINAME 	  
Aplicaciies industriais corn recursos repassados 

a bancos de desenvolvimento (*) 	 
Agropecuaria e setores complementares 	 
Ensino e pesquisas tecnico-cientificas (FUNTEC) 
Estudos de projetos e programas — FINEP (**) 	 

1.900.735,1 

15.421,6 
314.692,9 

1.499.524,7 
905.937,2 
179.889,6 

336.442,9 

77 . 255,0 
11.465,0 
56.308,4 

3 . 322,5 

5. 231 . 228,9 

748.164,7 
1.236.577,4 
3. 097 . 555,3 
1 .946 . 275,8 

655.110,6 

394.867,3 

101.301,6 
82 . 634,2 
62 . 679,4 
3.617,9 

879.703 

243.125 
162.796 
461.037 
375.013 
86.024 

12.745 

Recursos preprios do Banco, do FIPEME e de Ac6rdos AID/BNDE. 
(*") Inclui operagoes de interesse dos setores industrial, agricola, de transporte e ensino. 

Por sua vez, a tabela a seguir registra, 
detalhadamente, a composigao da colabora-
cao financeira aprovada pelo BNDE no bie-
nio 1966/1967, segundo os diversos setores 
de atividade econennica contemplados. 

Relativamente as operagOes em moeda 
nacional aprovadas em 1967, observa-se que 
o setor industrial continuou merecendo pri-
mazia no conjunto das aplicagoes de recur-
sos do Banco, participando com 69% do 
montante global autorizado e revelando um 
incremento de 14% no seu montante total,  

em relagao ao exercicio anterior. Seguem-
se em importancia o setor de energia ele-
trica, corn 24% e o de ensino e pesquisas 
tecnico-cientificas (FUNTEC), corn 6%, Ca-
bendo o restante as demais atividades favo-
recidas pela ajuda financeira do Banco. 

Corn respeito as operacoes de prestagao 
de aval, verificou-se que 86% do montante 
respectivo corresponderam, em 1967, a avais 
destinados ao setor de transporte, restando 
10% para o setor industrial e 3,6% para o 
de energia eletrica. 
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Atividades Beneficiadas 

Colaboraciio Financeira Aprovada pelo BNDE 

Em moeda nacional 
(NCr$ mil) 

Prestaciio de aval 
(Equivalencia em US$ mil) 

1966 1967 1966 1967 

TOTAL 	  

Transporte 	  
Energia Eletrica 	  
Industrie 	  

Siderurgia 	  
Outras industries 	  
Pequenas e medial industrial — FIPEME 

(*) 	  
Compra e venda de maquinas e equipamentos 

— FINAME 	  
Produtividade industrial — FUNDEPRO 	 
Recursos repassados a bancos de desenvolvi- 

mento (**) 	  
Agropecuaria e setores complementares 	 
Ensino e pesquisas tecnico-cientificas — 

FUNTEC 	  
Estudos de projetos e programas — FINEP 

* * * ) 

531.253,8 

64.297,2 
458.914,2 
242.016,0 

76.815,8 

48.406,7 

73.619,1 
356,6 

17.700,0 
3.550,0 

3.516,7 

975,7 

752.686,8 

183.700,0 
521.307,3 
272.954,0 
45.320,0 

52.233,2 

111.852,7 
1.032,4 

37.915,0 
1.700,0 

43.736,7 

2.242,8 

44.268 

26.608 
2.228 

15.432 
2.659 

12.773 

44.442 

38.428 
1.614 
4.266 

989 
3.277 

134 

(*) Exclusive operacties de repasse a bancos de desenvolvimento. 
(**) Operacties de repasse a bancos regionais e estaduais de desenvolvimento a conta de recursos proprios do 

Banco, do FIPEME e dos Acordos AID/BNDE. 
(***) Inclui operagoes de interesse dos setores industrial, agropecudrio, de transporte e ensino. 

Os dados e comentarios em seguida ofe-
recem urn resumo acerca da composicao 
setorial da agao financiadora do BNDE no 
exercicio relatado. 

A — TRANSPORTES 

De maneira identica ao que ocorreu nos 
altimos anos, tambem em 1967 a agao fi-
nanciadora do Banco em relacao ao setor 
de transportes assumiu maior importancia 
quanto a prestagao de aval, em nome pro-
prio da Entidade ou do Tesouro Nacional, 
em operagOes relacionados corn a importa-
cao de aeronaves e seus sobressalentes e de 
barcos pesqueiros, sendo beneficiarios a 
VARIG e a Cruzeiro do Sul, no primeiro 
caso, e as empresas pesqueiras COMPESCA 
e CONFRIO, ambas de sao Paulo, no se-
gundo. Tais operagOes objetivaram a im-
portacao de 10 aeronaves modelo AVRO, 7 
turbinas, um simulador de vao para treina-
mento de tripulacao de avioes tipo Boeing 
707 e de variada linha de pegas sobressa-
lentes, bem como de 6 barcos de pesca tipo 
camaroneiro, construidos no Mexico. E de 
ressaltar que as citadas empresas pesquei-
ras tambem receberam financiamento do 
FIPEME para aquisicao de outros 3 barcos 
semelhantes, de construcao nacional. 

Vale destacar, outrossim, a colaboragao 
emprestada, tambem sob forma de aval em 
nome do Tesouro Nacional, as operagOes de 
financiamento externo destinadas a atender 
o custeio dos estudos econOmico-financeiros 
e de pre-projetos tecnicos para a implanta-
cao dos sistemas de transporte rapid° me-
tropolitano (metro) nas cidades do Rio de 
Janeiro e sao Paulo, contratadas pelos res-
pectivos governos locais corn consercios de 
escriterios de projetamento brasileiros e 
alemaes. 

Assinale-se, por Ultimo, a importancia 
dos convenios estabelecidos corn o Departa-
mento Nacional de Portos e Vias Navega-
veis (DNPVN), a Comissao de Marinha 
Mercante, a Bede Ferroviaria Federal e o 
DNER, corn a finalidade de assegurar a 
participagao do BNDE nos programas de in-
vestimentos daqueles Orgaos. 

B — ENERGIA ELETRICA 

Conforme salientado anteriormente, o se-
tor de energia eletrica participou corn 24% 
do montante dos financiamentos em moeda 
nacional aprovados em 1967. 

Dentre as operagOes em tela destaca-se o 
financiamento concedido a CEEE do Rio 
Grande do Sul, destinado a atender parte 
dos investimentos que serao aplicados na 
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implantagao da Usina do Passo Real. 0 va-
lor desse financiamento somou NCr$ 144,5 
milhoes (correspondendo a 79% dos credi-
tos aprovados no exercicio findo em bene-
ficio do setor de energia eletrica), consti-
tuindo-se isoladamente na operagao de 
maior vulto já aprovada pelo Banco em 
favor de urn Onico mutuario. 0 empreendi-
mento de Passo Real visa a construgao de 
hidreletrica com capacidade final para 
250.000 kW corn a instalagao de 125.000 kW 
na primeira etapa, ate 1972, propiciando 
suas barragens, ademais, a regularizagao do 
rio Jacui, permitindo o contrOle das cheias 
e dando ensejo a elevagao da disponibili-
dade de energia na Usina de Jacui (mais 
75.000 kW em fase de instalagao, tambem 
corn a assistencia financeira do BNDE). 0 
projeto financiado ainda inclui a constru-
gao do sistema de transmissao de Passo Real, 
compreendendo 363 quilOrnetros de linhas e 
varias subestagOes. 

Outro importante empreendimento finan-
ciado em 1967 refere-se a expansao do sis-
tema de transmissao da CEMIG no sentido 
do Vale do Rio Doce, corn vistas ao supri-
mento da area de Vitoria (ES), construin-
do-se mais de 250 quilOmetros de linhas e 
diversas subestagOes, que permitirao levar 
ao mercado capixaba, ate o final de 1969, 
um refOrgo de energia de ate 50.000 kW ge-
rados no sistema da CEMIG. 

Ainda no setor de transmissao, mereceu 
aprovagao e financiamento o projeto da 
Empresa Eletrica do Itapura, de sa, Paulo, 
de construcao da linha de transmissao An-
dradina-Pereira Barret°, corn 36 quilOme-
tros de extensao. 

Os dernais creditos aprovados ern 1967 no 
setor de energia eletrica constituiram-se de 
suplementagOes a financiamentos concedidos 
anteriormente a CELG, CEMAT e FOrga e 
Luz do ChapecO, destinados a permitir a 
pronta conclusao dos projetos das Usinas 
de Cachoeira Dourada, Mimoso e ChapecO, 
os dois primeiros dentro do recente conve-
nio firmado corn a ELETROBRAS. 

Por Ultimo, caberia salientar que o ano de 
1967 assinalou o termino de importantes 
empreendimentos do setor de energia ele-
trica para cuja efetivagao foi decisiva a co-
laboragao financeira do BNDE, a saber: 
Central Termeletrica Oswaldo Aranha, em 
Alegrete (66.000 kW); Usina Capivari, da 
SOTELCA (instalagao da 2.a unidade de 
50.000 kW e conclusao da linha de trans-
missao para Curitiba); Usina Cachoeira 

Dourada, da CELG (1.a unidade de 50.000 
kW da segunda etapa e respectivo sistema 
de transmissao); Termica de Campos, da 
EFE (30.000 kW) e Usina Mauricio, da CEL 
Cataguases-Leopoldina (nova unidade de 
8.000 kW). 

C — INDUSTRIA 

A colaboragao dispensada ao setor indus-
trial continua participando de maneira cada 
vez mais preponderante no conjunto da 
acao financiadora do BNDE, cabendo-lhe, 
em 1967, 69% do montante global dos fi-
nanciamentos e 10% dos avais aprovados. 

A assistencia ao setor industrial se dis-
tribuiu pelas diversas modalidades opera-
cionais empregadas pelo Banco, isto é: su-
plementagao de recursos para o termino de 
projetos que ja contavam corn o apoio da 
Entidade; financiamentos convencionais para 
projetos novos; aplicacoes a conta de Fun-
dos industriais especificos, como FIPEME, 
FINAME e FUNDEPRO; financiamentos 
atraves de recursos repassados a agencias 
financeiras regionais e estaduais de fomen-
to; e, finalmente, prestagao de aval a ope-
ragOes celebradas no exterior. 

Vale relembrar que a dinamizacao do cre-
dit° industrial proporcionado pelo BNDE 
esta sendo acompanhada por crescente am-
piing() do campo de atividades manufatu-
reiras favorecidas pela ajuda do Banco, 
como decorrencia da elasticidade de concei-
tuagao que passou a ser admitida para o 
enquadramento de projetos industriais. 

A agao financiadora do Banco, em 1967, 
em beneficio do setor industrial assim pode 
ser resumida, segundo as diferentes moda-
lidades operacionais: 

i) Suplementacao de recursos para projetos 
em execucio 

Os creditos proporcionados a conta de 
suplementacao de recursos destinados a 
atender investimentos necessarios ao prosse-
guimento de empreendimentos ba.sicos no 
setor siderurgico — COSIPA, USIMINAS 
e Ferro e Ago de Vitoria — continuaram 
participando expressivamente no montante 
global da colaboragao aprovada, alcancando 
a cifra total de NCr$ 240 milhoes em 1967, 
ou seja, o equivalente a 32% do valor glo-
bal da colaboragao financeira aprovada no 
exercicio. A totalidade desses recursos as-
sumiu a modalidade de adiantamentos por 
conta de futura participagao societaria. 
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ii) Projetos industrials novos 

Os empreendimentos industrials novos, 
financiados em 1967 a conta dos recursos 
do FRE, ou favorecidos corn aval, cujos 
projetos permitirao iniciar ou expandir, a 
medio prazo, a produgao manufatureira do 
Pais em variada linha de produtos basicos, 
assim se especificam: 

Inditstria Metaltirgica: 

— Cia. SiderOrgica Belgo Mineira 
Joao Monlevade, MG 
(ampliagao e modernizagao de usina si-
derurgica corn vistas a produgao anual 
de 520.000 t de ago em lingotes). 

— Inchastria Metalargica N. S. Aparecida 
S.A. — IMENSA 
Sorocaba, SP 
(expansao de usina de altos nao comuns, 
corn o aumento da produgao em 36.000 t/ 
ano de lingotes de ago). 
Sidernrgica Barra Mansa S.A. 
Barra Mansa, RJ 
(ampliagao e modernizagao de usina 

visando aumentar a produ-
gao para 210.000 t/ano de ago em lin-
gotes). 

— M. Dedini S.A. — Metabargica 
Piracicaba, SP 
(ampliagao de capacidade de produgao 
de laminados de ago em 19.500 t/ano). 

Industria quimica: 

— Petro:51e° Brasileiro S.A. — PETRO-
BRAS 
Camagari, BA 
(implantagao de conjunto petroquimico 
no setor de fertilizantes nitrogenados, 
com a produgao de 17.600 t/ano de arnO-
nia e 82.500 t/ano de ureia corn 45 de 
N). 

— PROSINT — Produtos Sinteticos S.A. 
Guanabara 
(instalagao de fabrica de metanol, com 
capacidade para 16.500 t/ano). 

Outras industrias: 

— Cia. Fabril de Juta Parintins — FA-
BRILJUTA 
Parintins, AM 
(instalagao de fabrica de manufaturas 
de juta, com capacidade de produgao de 
4.000 t/ano em termos de sacaria). 

— Fabrica de Tecidos Matinha 
Manaus, AM 
(instalagao de fabrica de manufaturas 
de juta corn capacidade para a produgao 
anual de 2.000 t em termos de sacaria). 
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil 
S.A. 
Angra dos Reis, RJ 
(eliminagao de pontos de estrangula-
mento na atividade produtiva do esta-
leiro de Jacuacanga, redugao dos custos 
industriais e complernentagao do projeto 
original, sem aurnento da capacidade 
atual). 
ALPLAN S.A. — Inastria e Comercio 
de Chapas de Madeira Aglomerada 
Itapetininga, SP 
(importacao de equipamentos destina-
dos a fabricas de chapas de madeira 
aglomerada, cujos investimentos tambem 
foram financiados pelo FIPEME). 
Laticinios Campo Grande S.A. 
Campo Grande, MT 
(instalagao de inclustria de laticinios, 
corn a produgao programada de 3,3 mi-
lhOes de litros de leite pasteurizado, 
33 t/ de manteiga e 137,5 t de queijos). 

iii) Pequenas e medias empresas indus-
triais (FIPEME) 

A criagao do Programa de Financiamento 
a Pequena e Media Empresa (FIPEME), em 
margo de 1965, constituiu acontecimento 
marcante nas atividades do BNDE, dando 
ensejo a que a Entidade passasse a atuar 
de maneira proveitosa em urn dos setores 
vitais da economia brasileira, para o qual 
era reclamada maior atengao do Banco. 

Para a consecugao do Programa FIPEME, 
o BNDE cuidou de rnobilizar recursos que 
complementassem os seus preprios fundos, 
tendo sido contratado corn o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no fi-
nal de 1964, o Emprestimo 96/0C-BR, no 
valor de US$ 27 milhOes. Face o total corn-
prometimento desses recursos, no inicio de 
1967 foram estabelecidas negociagOes corn 
o BID a fim de assegurar-se nOvo aporte 
de fundos daquela entidade, tambem des-
tinados ao Programa de ajuda as inclils-
trias de pequeno e medio portes. Como re-
sultado, em 26 de setembro foram firmados 
dois novos contratos — 148/0C-BR e 
148/SF/BR — no montante global de US$ 
22 milhOes. 

Corn igual finalidade, aincla em 1966, o 
Banco contratou corn o Kreditanstalt filr 
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Wiederaufbau, da Alemanha Ocidental, os 
Emprestimos VII/AL-243 e VII/AL-300, 
totalizando DM 35 milh8es, cujos recursos 
tambem foram totalmente comprometidos 
em 1967 no Programa do FIPEME. Dada 
essa situagao, iniciou o Banco gestOes jun-
to ao KfW corn vistas a obtencao de nOvo 
emprestimo, no valor de DM 40 milhOes. 
Os respectivos entendimentos encontram-se 
em fase adiantada, prevendo-se seja o con-
trato firmado prOximamente. 

De outra parte, a de assinalar que, atra-
ves da politica de repasse de recursos a 
bancos regionais e estaduais de fomento, 
tornou-se possivel engajar essas entidades 
no Programa do FIPEME e, assim, dina-
mizar a ajuda financeira dispensada as pe-
quenas e medias industrias em diversas 
Unidades da Federaggo, inclusive corn re-
cursos das referidas agencias financeiras. 0 
montante das operaciies de repasse apro-
vadas em 1967 somou NCr$ 37,9 milhoes. 

O Programa do FIPEME tem revelado 
resultados significativos, ja tendo sido apro-
vadas diretamente pela administragao do 
Fundo, entre julho de 1965 e dezembro de 
1967, urn total de 234 operacOes, somando o 
equivalente a NCr$ 170,1 milhoes, a saber: 

Operackies Aprovadas pelo FIPEME 

Anos 	Numero Valor (NCr$ mil) 

1965 	(julho/dez.) 	 29 14.805 

1966 	  119 66.107 

1967 	  86 89.243 

Vista do Angulo setorial, a colaboracao 
financeira proporcionada pelo FIPEME as-
sim se comportou segundo os principais 
generos de indastria beneficiados: 

Generos de Ind 

Colaboracao Financeira Aprovada 
Conta do FIPEME (NCr$ mil) 

 

1965 
(jul/dez) 

1966 1967 

TOTAL   	 14.804,6 66.106,7 89.243,2 

Textil 	  1.037,3 10.679,9 5.524,6 
Metaltirgica 	  1.327,6 8.827,5 4.033,3 
Celulose, 	papel e papelao 	  — 7.301,2 5.070,8 
Madeira 	  — 3.912,0 8.502,9 
Mecanica    	 1.898,0 3.287,9 5.021,3 
Quimica 	  1.414,0 3.668,9 4.754,7 
Editorial e grafica 	  — 4.413,8 1.340,0 
Material eletrico 	  133,5 1.513,8 4.905,3 
Outros 	  1.454,2 4.801,7 12.175,3 
Diversos (repasses a bancos de fomento) 	  7.540,0 17.700,0 37.915,0 

iv) Aplicaciies atraves de recursos repassa-
dos a bancos regionais e estaduais de 
desenvolvimento 

Corn o objetivo de emprestar maior am-
plitude a sua agao fianciadora em bene-
ficio do processo de desenvolvimento regio-
nal, o BNDE prosseguiu, em 1967, na exe-
circa° do mecanismo de repasse de recursos 
da Entidade a agencias financeiras regionais 
e locais, sendo utilizados para esse fim, 
principalmente, fundos do FIPEME. Nos 
exercicios anteriores, tambem foram em-
pregados corn essa finalidade recursos pro- 

prios do Banco e outros provenientes dos 
AcOrdos de Emprestimo AID/BNDE e do 
FIPEME. 

A rede de Agentes Financeiros do BNDE 
dentro do mecanismo de repasses estava 
constituida, ao final de 1967, de 19 estabe-
lecimentos, a saber: 

NORTE 

Banco da Amazonia S.A. — BASA 
Banco do Estado do Amazonas S.A. —

BEAM 
Banco do Estado do Para S.A. — BEPSA 
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NORDESTE 

Banco do Estado do Maranhao S. A . —
BEM 

Banco do Estado do Piaui S.A. — BEPI 
CODEC — Investimento e Financiamento 
S.A. (Ceara) 
Banco do Estado da Paraiba S.A. — BEP 
Banco de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco — BANDEPE 
Banco da Produgao do Estado de Alagoas 

S.A. — BPEA 
Banco de Fomento Econornico do Estado 

de Sergipe S.A. — BANFESE 
Banco do Estado da. Bahia S.A. — 

—BANEB 
Banco de Desenvolvimento do Estado da 

Bahia — BANDEB 

SUDESTE 

Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais — BDMG 

Cia. de Desenvolvimento do Estado do 
Rio de Janeiro — CODERJ 

Cia. Progresso do Estado da Guanabara 
—COPEG 

Banco do Estado de Sao Paulo S.A. — 
BANESP 

SUL 

Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul 	BRDE 

CENTRO-OESTE 

Banco do Estado de Mato Grosso S . A . 
—BEMAT 

Banco do Estado de Goias S.A. — BEG 

Em 1967, foram aprovadas 8 operacoes 
de repasse, no valor global de NCr$... 
37,9 milhoes, beneficiando os seguintes or-
ganismos financeiros: Banco de Desenvolvi-
mento do Estado da Bahia, Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais, Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, 
Banco do Estado de sa, Paulo, Banco da 
Produgao do Estado de Alagoas, Banco do 
Estado do Maranhao e Banco do Estado da 
Paraiba.  

v) Compra e venda de maquinas e equipa-
mentos industriais (FINAME) 

A criagao do Fundo de Financiamento 
para Aquisicao de Maquinas e Equipamen-
tos Industriais — FINAME, pelo Decreto 
n.° 55.275, de dezembro de 1964, corres-
pondeu a urn esforgo de aperfeicoar o me-
canismo operacional da agao financiadora do 
Govern° Federal para a compra e venda de 
maquinas e equipamentos, gragas ao qual 
dinamizaram-se as atividades do parque 
manufatureiro nacional. 

Nos exercicios de 1966 e 1967, passou a 
FINAME por importantes transformagoes 
em sua estrutura e alargamento de suas 
atividades operacionais. Assim, o Decreto 
n.° 59.170, de 2 de setembro de 1966, trans-
formou a FINAME em Agenda Especial de 
Financiamento Industrial, conservando a 
mesma sigla anterior, concedendo-lhe, por 
outro lado, maior amplitude e alterando sua 
estrutura operacional e organizacional. Ain-
da no mesmo ano, o Decreto-Lei n.° 45, de 
18 de novembro, conferiu a FINAME per-
sonalidade juridica prOpria, prevista a trans- , 

 formagao posterior da Agenda Especial em 
uma sociedade anOnima de economia mista, 
cabendo ao BNDE o seu contrOle acionario, 
bem como a formalizacao da criagao da 
sociedade por Resolugao do seu Conselho 
de Administragao. 

No exercicio de 1967, duas importantes 
iniciativas incrementaram, ainda mais, as 
atividades desenvolvidas pela Agencia, corn 
as quais muito se beneficiaram os setores 
agricola e industrial do Pais. Pela pri-
meira delas, foi a FINAME autorizada a 
aplicar recursos destinados ao refinancia-
mento de importagio de maquinas e equipa-
mentos de procedencia norte-americana, ao 
amparo do AcOrdo de Emprestimo n.0  .... 
312-L-064-AID, sob os auspicios da Alianga 
para o Progresso. A segunda providencia 
permitiu inaugurar nova modalidade de fi-
nanciamento para aquisição de tratores. 
maquinas e implementos agricolas, por agri-
cultores devidamente registrados no IBRA. 
Os recursos destinados a essas operagOes 
originaram-se de um credit() rotativo con-
cedido pelo Banco Central a FINAME. Au-
torizou-se, ainda, aos agentes financeiros 
celebrar contratos de refinanciamento dire-
tamente junto ao fabricante nacional, me-
diante a utilizagao de ate 80% dos recur-
sos que lhes forem colocados a disposigao, 
sendo os 20% restantes de livre negociagao 
corn os fabricantes, tornando-se obrigat6- 
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ria, porem, a participacao minima de 5% 
por parte dos agentes financeiros. 

Contend°, no final de 1966, corn uma rede 
de 171 Agentes Financeiros credenciados 
pelo Banco Central — dos quais 123 atuan-
tes — apresentava a Agencia, em fins de 
1967, uma rede de 251 Agentes credencia-
dos e 159 atuantes, oferecendo a seguinte 
composicao: 79 companhias de financiamen-
to e investimento, 64 bancos comerciais, 10 
bancos de financiamento e investimento e 
6 bancos regionais e estaduais de desenvol-
vimento. 

Nos seus tres anos de atividades, a ... 
FINAME aprovou um total de 9.424 pro-
postas de abertura de credit() — sendo 
1.965 em 1965, 3.972 em 1966 e 3.487 em 
1967 — perfazendo urn total de NCr$ 227 
milhOes, dos quais 41% foram aplicados 
atraves das companhias de financiamento e 
investimento, 40% pelos bancos comerciais, 
11% por bancos de financiamento e inves-
timento e pelos bancos regionais e es-
taduais de desenvolvimento. 

0 quadro abaixo confronta as aplicac5es 
realizadas pela FINAME, desde o inicio de 
suas atividades, segundo a categoria dos 
Agentes Financeiros. 

Agentes Financeiros 

Operaciies Aprovadas pela FINAME 
(NCr$ mil) 

1965 1966 	 1967 

Companhias de financiamento e investimento 	  20.416,4 24 . 213,7 47.657,3 
Bancos comerciais 	  16.366,4 43 . 860,1 30.260,1 
Bancos de financiamento e investimento 	  26.376,1 
Bancos regionais e estaduais de desenvolvimento 	 4. 894,8 5. 545,3 7.559,2 

TOTAL 	  41 .677,6 73.619,1 111.852,7 

Do montante total dos creditos autoriza-
dos no exercicio de 1967, os setores indus-
trials compradores contrataram 2.765 ope-
racilies, que absorveram a parcela de NCr$... 
81,9 milhOes, ou seja, 73% dos creditos au-
torizados no exercicio. Os restantes NCr$... 
29,9 milhoes corresponderam a 722 opera-
goes firmadas corn os vendedores-fabrican-
tes. Cabe salientar que as cifras anterior-
mente apontadas equivalem a metade do  

valor das encomendas, visto que o aporte 
da FINAME representa 50% do total. 

A analise setorial das atividades desen-
volvidas ate o final de 1967 revela que a 
FINAME contemplou mais de quatro deze-
nas de setores econOmicos. 0 desdobra-
mento das operagiies aprovadas permite 
compor o seguinte quadro-resumo em rela-
cao a participagao dos principais generos 
de industria beneficiados: 

Generos (le Industria 

Operagoes Aprovadas pela FINAME 
(NCr$ mil) 

1965 1966 1967 

TOTAL 	  41.677,6 73.619,1 111.852,7 

Material de transporte 	  12.425,4 16.189,2 41.513,8 
Mecfinica 	  7 . 867,7 22.084,6 21.253,4 
Produtos alimentares 	  5.467,3 7.609,7 11.168,1 
Material eletrico, eletronico e de comxmicagoes 	 913,1 2. 870,4 8.926,3 
Textil 	  2.698,6 5.575,8 7.852,1 
Metalurgica 	  2.102,1 3.866,3 4.172,6 
Quimica 	  699,1 2.148,4 2.727,7 
Celulose, papel e papelfio 	  365,9 893,8 2.067,7 
Borracha   	 104,5 772,5 1.876,3 
Diversos 	  9 .033,9 11 . 608,4 10.294,7 
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O quadro acima revela que, nos tres anos 
de atividade da FINAME, os setores de ma-
terial de transporte, de mecanica e de pro-
dutos alimentares concentraram mais de 
50% dos totais aprovados em cada exerci-
cio, alcangando, em 1967, o percentual de 
56%, quando predominaram os financiamen-
tos destinados a aquisigao de equipamentos 
para pavimentagao de estradas e veiculos 
prOpriamente ditos. 

Dentre as maquinas e equipamentos tran-
sacionados atraves das operag5es da   
FINAME em 1967, sao destaciveis os se-
guintes: 

transporte: 603 chassis, 195 Onibus, 306 
semi-reboques, 17 barcos de pesca, 139 tra-
tores, 2.076 motores diesel. 

construcao: 145 motoniveladoras, 38 usi-
sinas de asfalto, 54 pas carregadeiras, 27 
escavadeiras, 39 "scrapers", 76 guindastes, 
etc. 

comunicag5es: 11 sistemas de telecomu-
nicagOes e equipamentos diversos. 

indtistria: 145 filatOrios, 1.160 teares, 70 
usinas de agitcar e alcool (equip.), 106 pren-
sas e outros. 

vi) Produtividade industrial 
(FUNDEPRO) 

Embora tivesse comegado a operar so-
manta em outubro de 1966, devido a um 
conjunto de circunstancias a atuagao de-
senvolvida pelo FUNDEPRO no exercicio 
findo nao chegou a lograr os resultados es-
perados, tendo sido aprovadas apenas 20 
operagOes, no montante global de NCr$... 
1.032 mil, contra 7 operagOes do perlodo 
anterior (outubro a dezembro de 1966), no 
total de apenas NCr$ 357 mil. 

As operagOes do FUNDEPRO aprovadas 
em 1967 beneficiaram, principalmente, em-
presas pertencentes aos ramos industriais 
da metalurgia, mecanica, textil, mobiliario e 
minerals nao metalicos. 

Com base na experiencia colhida durante 
o curto period() de sua existencia e consi-
derando os diversos aspectos da atuagao do 
FUNDEPRO, a Administracao do Banco, 
pela Resolugao C.A.-284/67, de 17 de no-
vembro de 1967, decidiu reformular os me-
canismos operacionais do Programa, dan-
do-lhe novas dimensOes e novos meios de 
acao para realizar o incremento da produti-
vidade nos setores da indUstria, agropecua- 

ria, mineragao, comercializacao e servigos 
basicos, atribuindo ao FUNDEPRO recur-
sos anuais equivalentes, no minimo, a 1,5% 
da soma de recursos de origem fiscal e/ou 
orgamentatia destinados ao Banco, mais o 
saldo operational da Entidade. 

D — AGROPECUARIA E SETORES 
COMPLEMENTARES 

Em decorrencia de um conjunto de fa-
tOres, a agao financiadora do BNDE em be-
neficio do setor agropecuario limitou-se, ao 
longo dos anos, principalmente a colabo-
ragao a empreendimentos que complemen-
tam a atividade rural, especialmente quan-
to a construgao de armazens e silos, de ar-
mazens frigorificos e matadouros industriais, 
do mesmo modo que a implantagao ou ex-
pansao de determinadas atividades indus-
trials que tem vinculagOes corn o setor agro-
pecuario (fertilizantes, celulose e papal, 
madeira, manufaturados de texteis, latici-
nios, etc.). De acOrdo corn as novas dire-
trizes estabelecidas no sentido da amplia-
can da acao financiadora do BNDE, ja a 
partir de 1968 espera-se maior participagao 
da Entidade no financiamento dos investi-
mentos reclamados por importantes ativida-
des ligadas ao setor agropecuario. 

Em 1967, a colaboragao direta dispensada 
ao setor ficou, praticamente, restrita a fi-
nanciamento concedido a Cia. de Armazens 
Gerais do Estado de Sao Paulo — CAGESP, 
para suplementar recursos destinados ao 
termino das obras de construgao dos arma-
zens e silos que aquela entidade ja inau-
gurou em Ourinhos, Marilia e nap°lis, corn 
uma capacidade estatica conjunta de 40.100 
toneladas. 

De outra parte, merece destaque a atua-
gao desenvolvida atraves da FINAME no 
sentido do financiamento da compra e ven-
da de tratores e implementos agricolas di-
versos, assim como de equipamentos para 
transformagao industrial de diversas mate-
rias-primas de origem agricola. 

Cabe mencionar, por outro lado, ter o 
Banco concedido, no exercicio, financiamen-
tos de interesse de atividades vinculadas ao 
setor agricola, destacando-se o apoio dado 
ao projeto da PETROBRAS de implantagao 
de uma fabrica de fertilizantes nitrogena-
dos na Bahia, bem como na instalagao de 
novas fabricas de manufaturas de juta na 
AmazOnia. 
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E — ENSINO E PESQUISAS TECNICO-
CIENT/FICAS — (FUNTEC) 

O ano de 1967 assinalou, em definitivo, o 
exito da iniciativa adotada pelo BNDE em 
1964, instituindo o Fundo de Desenvolvi-
vimento Tecnico-Cientifico (FUNTEC). 

Constituido de recursos prOprios do Ban-
co, o FUNTEC foi incumbido de dar am-
plitude a agao financiadora da Entidade nos 
campos do ensino tecnico e da pesquisa tec-
nolOgica, propiciando condigOes no sentido 
da eliminacao progressiva da escassez de 
teenicos altamente qualificados e de promo-
ver pesquisas tecnico-cientificas indispen-
saveis ao desenvolvimento e aperfeicoamen- 

to de processos e teenicas de producao no 
Pais. Em 1967, atraves de atos normativos 
expedidos pela Administracao do Banco, o 
campo de acao do FUNTEC foi significati-
vamente ampliado tanto no que se refere a 
ensino, quanto a pesquisas. 

No exercicio findo foi registrado urn re-
corde das postulac5es de colaboracao finan-
ceira a conta do FUNTEC — cerca de 
NCr$ 100 milhOes — bem assim de apro-
vacao de operacOes, em manner° de 17 e to-
talizando NCr$ 43,7 milh5es, contra apenas 
NCr$ 3,5 milhOes no ano de 1966. 

0 quadro abaixo permite confrontar as 
atividades desenvolvidas pelo FUNTEC 
desde sua instituicao. 

Operaciies Aprovadas a Conta do FUNTEC (NCr$ mil) 

 

Finalidades 

1964 1965 1966 1967 

TOTAL 	  132,9 1.012,1 3.516,7 43.736,7 

PROGRAMAS DE ENSINO 	  132,9 855,1 2.319,7 35.639,2 
— Pos-Graduagao 	  132,9 855,1 1.980,9 34.926,4 
— Cursos de extensao e ensino de nivel me-

dio 	  — — 338,8 712,8 

PROGRAMAS DE PESQUISAS 	  — 157,0 1.160,7 8.097,5 

FLAB. DE NORMAS TECNICAS 	  — — 36,3 — 

Sao relacionados abaixo os beneficiarios 
e respectivas finalidades das operagOes apro-
vadas em 1967 a conta do FUNTEC: 

Cursos de Pos-Graduacao 

— Maternatica — Instituto de Materna-
tica Pura e Aplicada do Conselho Nacio-
nal de Pesquisas. 

— Fisica — Centro Brasileiro de Pesqui-
sas Fisicas. 

- Engenharia — Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 

— Fisica, em nivel de mestrado — Fa-
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
USP. 

— Programa qiiinqiienal em ciencias bi-
sicas (Fisica, Quimica Matematica) cien-
cias aplicadas (Engenharia Civil, Mecanica, 
Eletrica e Industrial) e pesquisas no campo 
das telecomunicacoes — Pontificia Univer-
sidade Catelica do Rio de Janeiro. 

—Bioquimica em nivel de mestrado 
Faculdade de Medicina e Veterinaria da 

USP. 

— Desenvolvimento e Planejamento Re-
gional — Universidade de Minas Gerais — 
IDEPLAR. 

— Engenharia (varios ramos) — piano 
qiiinqiienal — Coordenacao dos Programas 
de P6s-Graduacao em Engenharia da UFRJ. 

Cursos Diversos 

- Preparagao de administradores para 
pequenas e medias empresas — Centro das 
Indiastrias do Estado de Sao Paulo. 

— Engenharia Operational — Escola Tec-
nica Federal "Celso Suckow da Fonseca". 

— Preparacao de tecnicos em assistencia 
As pequenas e medias empresas industriais 
— Faculdade de Ciencias EconOmicas e 
Administrativas da USP. 

Pesquisas Tecnologicas 

Pesquisas no eampo da fisica pura —
Instituto de Fisica Teerica de Sao Paulo. 

— Pesquisas agronomicas corn o feijoeiro 
a serem conduzidas pelo Instituto Agrono- 
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mico de Campinas — Secretaria de Agricul-
tura de Sao Paulo. 

— Pesquisa no campo da separagao de 
gases por permeagao de membrana de plas-
tico — Coordenacao dos Programas de P6s-
Graduacao em Engenharia da UFRJ. 

— Pesquisa objetivando modificagOes em 
motores de dois tempos — Mecanica Car-
neiro Bessa S.A. 

— Pesquisa para a obtengao de materias-
primas para a indastria quimica a partir 
de xisto piro-betuminoso — Instituto de 
Quimica da UFRJ. 

— Pesquisas para desenvolvimento da 
tecnica de ultra-som — LaboratOrio de 
Acastica e Sanica Sociedade Civil Ltda. 

— Prosseguimento de pesquisas no cam-
po das telecomunicagOes e das ciencias dos 
materials — Pontificia Universidade Cat6- 
lica do Rio de Janeiro. 

F — ESTUDOS DE PROJETOS E 
PROGRAMAS (FINEP) 

Ampliando antigos propOsitos concebidos 
pelo BNDE, no sentido da instituigao de um 
Fundo especifico destinado a atender ao 
custeio da realizagao de estudos de proje-
tos e programas de desenvolvimento econ8- 
mico — Resolugao n.° 149/64, de 1964, do 
Conselho de Administragao do Banco — o 
Govern() Federal, pelo Decreto n. 0  55.820, 
de marco de 1965, houve por bem criar o 
Fundo de Financiamento de Estudos de 
Projetos e Programas — FINEP, constituido 
em conta grafica no BNDE e tendo a Enti-
dade como Agente Financeiro de suas ope-
ragOes, ficando a orientagao dos recursos 
afeta a uma Junta Coordenadora formada 
junto ao MINIPLAN. 

Feb° Decreto-Lei n.° 298, de 28 de feve-
reiro de 1967, e legislagao complementar, foi 
criada, sob forma de empresa pablica vin-
culada ao MINIPLAN e sucedendo o Fundo, 
a Financiadora de Estudos e Projetos S.A. 
— FINEP, corn a participagao do Banco na 
sua aodministragao superior. 0 Govern° 
designou o BNDE como principal Agente 
Financeiro da nova empresa, firmando-se 
urn convenio corn o Banco Central, atra-
ves do qual foi colocada a disposigao do 
Banco a importancia equivalente a US$... 
4 milhOes, originarios de urn contrato assi-
nado pelo Governo Federal, no montante  

de US$ 5 milhaes e destinado a aplicagOes 
em emprestimos a entidades pablicas e pri-
vadas. 

Face as modificagOes havidas na estru-
tura organizacional e operacional da FINEP, 
samente no segundo semestre de 1967 tor-
nou-se possivel ao Banco aprovar as pri-
meiras operagOes dentro da nova sistema-
tica adotada, tendo sido autorizados 6 fi-
nanciamentos, no montante global de NCr$... 
2.243 mil, contra 21 operacOes e NCr$... 
975,7 mil, aprovadas em 1966. 

As operagoes aprovadas no exercicio fin-
do destinaram-se ao financiamento da rea-
lizagao dos seguintes trabalhos: 

— viabilidade econOmico-financeira e pre-
projeto tecnico da ponte Rio/Niter6i (De-
partamento Nacional de Estradas de Roda-
gem); 

— estudo de viabilidade para instalagao 
de indastria ceramica no Municipio de 
Morro da Fumaga, em Santa Catarina (Ce-
ramica Santa Barbara); 

— viabilidade de instalagao de indastria 
de bananas no Estado do Rio de Janeiro 
(CATLANDI — Cia. Atlantica de Investi-
mentos, Credito e Financiamento); 

— pre-estudo para construgao de uma 
barragem para irrigagao de 300 hectares, 
para cultivo de arroz e produgao de ener-
gia, bem assim para construgao de galpOes 
de arrnazenamento (Agro-Pecuaria Estancia 
do Capao, do Rio Grande do Sul); 

— estudo da viabilidade para a implanta-
gao de uma indastria de tubos de ago corn 
costura em Salvador, BA (TUPERBA 

Tubos e Perfilados da Bahia Ltda.); 

— estudos para a implantagao de urn 
centro de abastecimento em Salvador, BA 
(CASEMBA — Cia. de Alimentagao, Se-
mentes e Mercados da Bahia). 

DISTRIBUIcA0 GEOGRAFICA DA 
COLABORACAO APROVADA EM 1967 

O quadro a seguir registra composigao 
geografica dos montantes correspondentes 
as operagOes aprovadas pelo BNDE em 
1966 e 1967, segundo as Regioes geo-econO-
micas do Pais. 

Observa-se que as areas mais desenvol-
vidas do Pais mantiveram, no exercicio fin-
do, posicao de preponderancia na assisten- 
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Colaboraglio Financeira Aprovada 

Prest. de aval 
(Eq. em US$ mil) 

Em Moeda Nacional 
(NCr$ mil) 

Regiiies Geo-Econdmicas 

Norte 	  
Nordeste 	  
Sudeste 	  
Sul 	  
Centro-Oeste 	  
Inter-regional e n.e. (*) 	  

BRASIL 	  

1966 1967 1966 1967 

5.588,6 3.130,4 1.328 
45.196,7 49.230,0 1.350 

376.479,9 498.914,7 8.869 7.635 
72 . 565,7 175.649,4 7.358 1.614 
30.380,9 25.762,3 1.170 

1 . 042,0 26.691 32.695 

531.253,8 752.686,8 44.268 44.442 

(*) Inter-regional: transporte aereo. 

cia financeira proporcionada pelo Banco, 
corn uma participacao de 89% no valor 
global dos creditos em moeda nacional e 
e 21% das operagOes de prestacao de ga-
rantia (das quais 76% referiram-se a ope-
racoes de importag6es de aeronaves e seus 
sobressalentes). 

Relativamente as operagOes em moeda 
nacional, o Estado de sao Paulo ainda man-
tern lideranga na obtencao de colaboracao 
financeira do Banco, corn uma participacao 
de 38%, seguindo-se os Estados do Rio 
Grande do Sul, corn 21%, Minas Gerais, 
corn 17%, Guanabara, com 9%, e Bahia, 
corn 5%, cabendo os 10% restantes aos de-
mais Estados. 

Corn respeito as diferentes modalidades 
operacionais em moeda nacional, devem ser 
destacados os seguintes aspectos quanto a 
distribuigao geografica da colaboracao apro-
vada em 1967: 

Emprestimos convencionais e adiantamen-
tos por conta de participacio societaria — a 
Regiao Sudeste participou com 59% do 
montante total dessas operagOes, sobressain-
do-se sao Paulo com 34% e Minas Gerais 
corn 21%, como decorrencia, principal-
mente, dos aportes de recursos a COSIPA 
e USIMINAS; o Rio Grande do Sul teve 
sua participacao elevada para 29% do to-
tal, sobressaindo-se o financiamento de 
NCr$ 144,5 milh6es atribuido ao projeto da 
Usina Passo Real (CFFE) 

FUNTEC — participacao majoritaria da 
Guanabara — 83% dos creditos aprovados 
— seguindo-se o Estado de Sao Paulo 
(16,9%) e Minas Gerais (apenas 0,3%). 

FUNDEPRO — A Regiao Sul absorve 
65% dos financiamentos outorgados no exer-
cicio (43% para Santa Catarina e 22% 
para o Rio Grande do Sul), figurando, e 
seguida, os Estados de Sao Paulo (19% do 
total), Guanabara (7%), Ceara (5%), Minas 
Gerais e Bahia. 

FIPEME — 77% dos creditos aprovados 
concentraram-se na Regiao Sudeste, corn 
acentuada participacao de Sao Paulo (59%), 
Minas Gerais (12%) e Guanabara (6%). 
A Regiao Sul teve uma participacao de 20% 
no valor global aprovado, sendo ainda de 
salientar as operagOes de repasse em favor 
dos Estados da Bahia e Amazonas. 

FINEP — 0 Sudeste absorveu 87% dos 
creditos aprovados, restando apenas 13% 
para as RegiOes Nordeste e Sul. 

FINAME — A Regiao Sudeste recebi  
78% dos financiamentos concedidos pe 
FINAME, destacando-se sao Paulo (co 
49%) e Guanabara (corn 20%). Para a Re 
giao Sul foram atribuidos 11% das opera-
gOes aprovadas e para a Regiao Norde 
10%. 0 montante aprovado em favor 
demais areas foi de pequena expressao. 
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Regioes 
Total 

Valor Global das Operagoes em Moeda Nacional Aprovadas — 1952/1967 (NCr$ mil) 

Transporte 
Energia 
Eletrica 	Siderurgia 

IndOstria 

Outras 
trials (a) 

Fundos 
Indus- 	I Subtotal 

Agropecua- 
ria e Seto- 	Ermine e 
res Comple- 	Pesquisas 

mentares 	(b) 

Repasses 
A Bcos. de 
desenvol-

vimento (c) 

Estudos 
de Pro- 
ietos (d) 

Segundo os Setores de Atividade Econamica Beneficiados 

Regioes Geo-Economicas 

16.473,4 
118.691,9 

1.409.117,0 
271.026,2 
75.685,4 
9.741,2 

1.636.054,7 
254.939,2 

9.741,2 

1.900.735,1 

Regi6es Geo-Econbmicas 

Norte  	36.292,0 
Nordeste   	279.046,6 
Sudeste 	  4.119.299,5 
Sul  	580.711,2 
Centro-Oeste  	194.007,9 
Inter-Regional e n.e 	21.871,7 

Regities da Lei 2973/56 

871,1 
11.238,1 
2.296,5 

660,2 
355,7 

13.534,6 
1.531,3 

355,7 

15.421,6 

41.707,3 
514.976,9 
148.523,0 
35.686,0 
7.271,5 

I — TOTAIS A PRECOS CORRENTES 

 

	

8.286,0 	432,0 

	

84.029,0 	20.815,3 

	

70.717,3 	268.379,3 

	

15.607,3 	42.020,6 

	

1.250,0 	3.504,2 
— 1.291,5 

8.718,0 
104.844,3 

1.241.689,8 
60.971,9 
4.754,2 
1.291,5 

902.593,2 
3.344,0 

   

    

	

863.976,2 	86.324,6 	308.920,6 	1.259.221,4 

	

41.961,0 	93.565,0 	26.230,8 	161.756,8 

	

1.291,5 	1.291,5 

	

905.937,2 	179.889,6 	336.442,9 1.422.269,7 

II — TOTAIS A PRECOS DE 1967 

-- 	14.951,2 	538,8 
-- 	135.732,5 	23.921,9 

	

1.939.764,7 	475.191,2 	315.592,5 

	

6.511,1 	26.994,3 	49.169,5 
— 2.241,4 	3.901,1 
— -- 	 1.743,5 

— 7.110,0 	170,2 
— 8.405,0 	421,3 

43.393,4 	38.690,0 	2.511,4 
— 22.050,0 	 35,6 
— 1.000,0 

7.910,0 	— 	 184,0 

48.398,4 	60.740,0 	2.547,0 
— 16.515,0 	591,5 

7.910,0 	— 	 184,0 

56.308,4 	77.255,0 	3.322,5 

— — 	10.680,6 	215,3 

	

11.157,7 	— 	11.975,6 	465,9 

	

36.422,0 	50.062,1 , 	45.130,3 	2.658,0 

	

28.757,3 	
— 	

32.275,7 	 39,3 

— 

	

6.297,2 	 1.239,4 	— 
— 12.617,3 	— 	 239,4 

242.325,6 
72.367,3 

314.692,9 

475,2 
3.307,5 

61.473,6 
181.450,2 
67.986,4 

9.906,1 
54.085,7 

739.501,8 
288.441,0 
144.642,8 

Norte 	  
Nordeste 	  
Sudeste 	  
Sul 	  
Centro-Oeste 	 

	

Inter-Regional e n.e 	 

Regioes da Lei 2973/56 

Regiao I 	  
Regiao II 
Inter-Regional e n.e. 

BRASIL 

15.490,0 
159.654,4 

2.730.548,4 
82.674,9 
6.142,5 
1.743,5 

11.465,0 

9.287,7 
2.177,3 

842,7 
5.115,7 
4.222,0 
1.284,6 

Regiao I 	  
Regiao II 
Inter-Regional e n.e. 

BRASIL 	 

4.619.922,4 
589.435,0 
21.871,5 

5.231.228,9 

663.500,2 
77.393,2 
7.271,3 

748.164,7 

1.027.942,8 
208.634,6 

1.236.577,4 

	

1.833.390,9 	537.185,4 	362.967,4 

	

112.884,9 	117.925,2 	30.156,4 
1.743,5 

	

1.946.275,8 	655.110,6 	394.867,3 

2.733.543,7 
260.966,5 

1.743,5 

2.996.253,7 

64.770,3 
17.863,9 

82.634,2 

	

50.062,1 	77.406,0 	2.697,3 

	

23.895,6 	681,2 

	

12.617,3 	__ 	 239,4 

	

62.679,4 	101.301,6 	3.617,9 

COMPOSIcA0 DAS OPERACOES DE CREDITO EM MOEDA NACIONAL 
APROVADAS PELO BNDE NO PERIODO DE 1952/1967 

SEGUNDO AS REGIOES E ATIVIDADES ECONOMICAS BENEFICIADAS 

(a) Inclui as operagoes a conta da FINAME (NCr$ 227.297,1 mil), do FIPEME (NCr$ 107.904,5 mil) excluidos os repasses de recursos a bancos de desen-
volvimento, totalizando NCr$ 63.155,0 mil e do FUNDEPRO (NCr$ 1.241,3 mil) considerando todos os valores a pregos correntes. 

(b) Operagoes a conta do FUNTEC e repasse a CAPES, em 1965, de financiamento concedido pelo BID (NCr$ 7.910,0 mil). 
(c) Repasse de recursos do FRE, AcOrdos AID/BNDE e FIPEME em beneficio de bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. 
(d) Operagoes a conta da FINEP. 

Observacao: — A Regiao I inclui as Regioes Sudeste (menos o Espirito Santo) e Sul, enquanto a Regiao II abrange as Regioes Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, mais o Espirito Santo. 



Energia 
Eletrica 

Anos 
Total 

Outros 

Valtir das Operagges em Moeda Nacional Aprovadas, Segundo as Atividades EconOmicas Beneficiadas 

Transporte 
e Comu- 
nicagOes Siderurgia 

Ind(Istria 

Fundos 
Indus- 	Subtotal 

triais (a) 

Agropecua-
ria e Seto-
res Comple-

mentares 

Ensino e 
Pesquisas 

(b) 

Re passes 
A Bcos. de 
desenvol-

vimento (c) 

Elaboracao 
de Pro- 
jetos (d) 

EVOLUCAO DAS OPERACOES DE CREDITO EM MOEDA NACIONAL 
APROVADAS PELO BNDE, SEGUNDO AS ATIVIDADES 

ECONOMICAS BENEFICIADAS - 1952/1967 

I - A PRECOS CORRENTES 

1952 1.181,0 1.181,0 
1953 1.485,7 856,9 371,8 230,0 230,0 27,0 
1954 2.997,9 2.310,0 407,7 25,0 208,3 233,3 46,9 
1955 2.592,6 1.107,0 1.333,9 24,0 171,7 195,7 46,0 
1956 6.722,8 4.882,8 660,8 44,0 846,2 890,2 289,0 
1957 8.700,8 1.629,6 4.649,1 590,0 1.554,0 2.144,0 278,1 
1958 12.323,4 5.548,8 4.039,0 2.384,7 6.423,7 350,9 
1959 10.816,4 1.925,6 3.583,9 709,2 4.454,7 5.163,9 143,0 
1960 14.913,1 646,7 1.366,6 11.040,0 1.805,3 12.845,3 53,5 
1961 25.473,3 222,0 15.523,8 5.471,0 3.485,5 8.956,5 771,0 
1962 26.196,1 6.097,1 16.077,0 2.916,0 18.993,0 1.106,0 
1963 43.722,3 600,0 2.115,7 35.391,0 2.730,0 38.121,0 785,6 2.100,0 
1964 103.641,0 21.109,3 74.240,5 7.563,3 81.803,8 595,0 132,9 
1965 356.029,1 150,0 3.927,2 243.316,5 29.404,1 48.942,2 321.662,8 1.723,0 8.922,1 19.540,0 104,0 
1966 531.253,8 64.297,2 242.016,0 76.815,8 123.382,4 441.214,2 3.550,0 3.516,7 17.700,0 975,7 
1967 752.686,8 183.700,0 272.954,0 45.320,0 165.118,3 483.392,3 1.700,0 43.736,7 37.915,0 2.242,8 

1952/1967 1.900.735,1 15.421,6 314.692,9 905.937,2 179.889,6 336.442,9 1.422.269,7 11.465,0 56.308,4 77.255,0 3.322,5 

II - A PRECOS DE 1967 

1952 117.622,9 117.622,9 
1953 132.325,1 76.211,8 33.256,0 20.456,0 20.456,0 2.401,3 
1954 194.327,0 149.634,9 26.521,7 1.639,4 13.493,0 15.132,4 3.038,0 
1955 136.053,1 52.133,4 71.530,4 1.229,6 8.801,7 10.031,3 2.358,0 
1956 292.679,5 211.840,3 29.656,7 1.931,8 36.712,4 8.644,2 12.538,3 
1957 364.873,1 68.334,0 194.681,1 25.032,5 65.163,9 90.196,4 11.661,6 
1958 405.374,6 183.615,3 133.957,5 76.539,3 210.496,8 11.262,5 
1959 241.349,8 42.047,4 82.895,6 16.011,6 97.272,8 113.284,4 3.122,4 
1960 306.432,6 12.968,9 28.288,6 227.898,7 36.203,5 264.102,2 1.072,9 
1961 368.251,4 3.170,2 224.241,3 80.057,1 49.772,9 129.830,0 11.009,9 
1962 211.565,1 51.520,5 127.667,5 23.473,8 151.141,3 8.903,3 
1963 213.146,9 2.894,4 10.525,6 172.637,3 13.169,5 185.806,8 3.789,7 10.130,4 
1964 291.402,2 60.604,8 208.096,1 20.708,3 228.804,4 1.629,1 363,9 
1965 545.781,9 228,7 6.393,5 373.490,8 44.841,2 74.636,8 492.968,8 2.627,6 13.606,2 29.798,5 158,6 
1966 657.356,9 82.171,8 299.857,8 94.022,5 149.796,1 543.676,4 4.345,2 4.304,4 21.664,8 1.194,3 
1967 752.686,8 183.700,0 272.954,0 45.320,0 165.118,3 483.392,3 1.760,0 43.736,7 37.915,0 2.242,8 

1952/1967 5.231.228,9 737.086,9 1.269.602,9 1 ..942 . 461,7 645.950,8 389.551,2 2.977.963,7 81.459,8 62.011,2 99.508,7 3.595,7 

(a) Inclui as operagoes a conta da 
volvimento, totalizando NCr$ 63. 
NCr$ 336.442,9 mil. 

(b) OperagOes a conta do FUNTEC 

(c) Repasse de recursos do FRE, 
(d) Operagoes a conta da FINEP.  

FINAME (NCr$ 227.297,1 mil), do FIPEME (NCr$ 107.904,5 mil) excluidos os repasses de recursos a bancos de desen-
155,0 mil e do FUNDEPRO (NCr$ 1.241,3 mil) considerados estes valOres a pregos correntes, no montante global de 

e repasse a CAPES, em 1965, de financiamento concedido pelo BID (NCr$ 7.910,0 mil). 

Acordos AID/BNDE e FIPEME em beneficio de bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. 



Anos e Regloes 

  

Valor das Operacees de Prestaceo de Aval (Equivalencia em US$ mil) 

    

Segundo os Setores de Atividade EconOmica 

Siderurgia 

Indestrias 'Micas 

Outran Subtotal 

Agropecuaria 
e Setores 

Complemen- 
tares 

Total 
Transportes 

Energia 
Eletrica 

OPERAgOES DE PRESTAgA0 DE AVAL APROVADOS PELO BNDE - 1952/1967 

I 	-- SEGUNDO 	0 ANO DE APROVACAO 

1952 	  
1953  	2.178 2.178 2.178 
1954  	7.133 293 6.840 
1955 	  20.672 3.907 13.537 3.288 3.288 
1956 	  48.954 19.543 22.548 2.734 2.734 4.129 
1957 	  89.865 22.063 39.077 6.470 16.682 23.152 5.573 
1958 	  209.983 39.897 2.255 155.797 10.829 166.626 1.205 
1959 	  163.011 1.922 23.924 124.849 11.781 136.630 535 
1960 	  50.169 33.925 4.535 3.871 6.751 10.622 1.087 
1961 	  62.836 34.167 28.370 299 28.669 
1962 	  67.533 43.846 3.293 20.333 20.333 61 
1963 	  10.755 4.307 4.427 2.000 6.427 21 
1964 	  2.481 2.077 404 404 
1965 	  55.423 	12.693 2.394 39.061 1.275 40.336 
1966 	  44.268 26.608 2.228 2.200 13.232 15.432 
1967 	  44.442 38.428 1.614 989 3.277 4.266 	 134 

1952/1967 	  879.703 	243.125 162.796 368.212 	92.825 461.037 	 12.745 

II 	- 	 SEGUNDO 	A 	LOCAL! AGA° 	DOS 	BENEFICIARIOS 	(Totals 	1952/1967) 

Regiiies Geo-economicas 

Norte 	  1.616 1.616 1.616 
Nordeste 	  57.212 1.431 32.010 21.735 21.735 2.035 

Sudeste 	  523.316 33.971 62.999 368.313 57.364 425.677 699 

Sul 82.720 6.172 60.937 358 5.213 5.571 10.040 

Centro-Oeste 	  9.975 2.038 6.767 1.170 1.170 
Inter-regional (*) 	 204.864 199.513 83 5.268 5.268 

(*) Inclui avais a projetos de navegacho aerea, marItima, do DNER e SENAI. 



RECURSOS FINANCEIROS 

No exercicio de 1967 a composicao dos 
recursos do BNDE voltou a sofrer relevan-
tes modificagOes, ao mesmo tempo em que 
foram diversificadas as fontes. 

Conforme pode ser apreciado em Exposi-
gOes do Banco relativas a anos anteriores, 
ate 1964 era atribuido ao BNDE o produto 
resultante da cobranga de urn adicional sabre 
o Impasto de Renda em percentual variavel 
segundo o nivel de tributacao. Corn o 
advento da Lei n.0  4.506/64 e a partir de 
janeiro de 1965, esse adicional foi substituido 
por uma quota fixa de 20% sabre aquele 
mesmo impost°, modalidade esta que per-
durou por todo o bienio 1965/1966. 

Em 21 de novembro de 1966, corn a de-
terminagao expressa de vigorar, exclusiva-
mente, no exercicio de 1967, foi baixado o 
Decreto-Lei n. 0  62, que restaurou a antiga 
forma de captagao de recursos - o adicio-
nal sabre o Impasto de Renda - cobrado, 
agora, em taxa imica de 10% incidente sa-
bre o lucro das pessoas juridicas, em sua 
totalidade, e sabre a renda das pessoas fi-
sicas, a partir de NCr$ 1.000,00. De outra 
parte, a Emenda Constitutional n. 0  18 reti-
rou o Impost° do Selo do quadro da Receita 
Orgamentaria da Uniao, criou o ImpOsto 
sabre TransagOes Financeiras e possibilitou 
a forma*, de Reservas Monetarias. Parte 
desta Reserva foi destinada ao BNDE, ha-
vendo sido transferidos dessa origem, em 
1967, NCr$ 149,6 milhiies. 

0 volume global de recursos canalizados 
para o BNDE, em 1967, totalizou NCr$  
1.090,8 milhoes, sendo 54% de aplicagao 
direta pela Entidade e o restante corres-
pondente a depOsitos de terceiros, cuja mo-
vimentagao a autorizada por outros Orgaos 
da Administragao Federal (inclusive   
FINAME). Registre-se que, dentre os re-
cursos de aplicacao direta pelo Banco, ape-
nas foram de origem estrangeira e se  

destinaram, em sua quase totalidade, ao 
Programa de Financiamento a Pequena e 
Media Empresas atraves do FIPEME. Em 
relagao aos recursos prOprios, 30% couberam 
a Reserva Monetaria e 28% foram proveni-
entes do adicional sabre o ImpOsto de 
Renda. 

A composigao dos recursos do Banco, em 
1967, pode ser assim resumida segundo os 
principais itens: 

NCr$ milhoes 
Saldo em 31-12-66  	42,0 
Recursos Proprios: 1/  	499,7 

Reserva Monetaria  	149,6 
10% s/Imposto de Renda  	141,7 
Retorno de Financiamento  	56,6 
Saldo Operational 2/  	41,9 
Outros Recursos Proprios 3/ 	 109,9 

Recursos Especiais:  	267,7 
Do FIPEME  	38,4 
Do FINAME  	216,7 
Outros  	12,6 

Recursos Vinculados  	281,4 
Total 	  1 . 090,8 

Em termos de pregos constantes, os recur-
sos reais do BNDE evoluiram, no ultimo 
trienio, conforme os dados abaixo (em NCr$ 
milhoes de 1967): 

1965 1966 1967 

Recursos proprios 	 348,5 347,0 499,7 
De origem fiscal e/ou go- 
vernamental 	  212,1 257,7 291,3 
Outros 	  136,4 89,3 208,4 

Recursos Especiais 	 180 , 9 123,7 267,7 
Recursos Vinculados 	 439,8 415,1 281,4 

Subtotal 	  969,2 885,8 1.048,8 
Saldo do Periodo Anterior 12,2 72,0 42,0 

TOTAL 981,4 957,8 1.090,8 

1/ Exclusive incremento de depositos. 
2/ Corresponde a diferenga entre a receita e des-

pesa operacional. 
3/ Dos quaffs arca de 90% compreendem reembolso 

de avais honrados e recoihimentos devidos do 
Imposto de Renda (Lei n.0  4.506/64). 

66 	 REVISTA DO BNDE 



RECURSOS MOBILIZADOS PELO BNDE, SEGUNDO AS PRINCIPAIS FONTES - 1952/1967 

(em NCr$ mil, correntes) 

Anos 

Capital 	e 
Reservas 

1/ 

Fundo do Reaparelhamento 

Recursos de 
Origem 

Tributaria 	 Outros 

2/ 

EconOmico 

Total 

Ac8rdos de 
Emprestimo 
AID/BNDE 

Ret6rno de 
Capital 

Aplicado 

Recursos 
Extraor- 
din3rios 

Total 	Geral 

1952/1959 4.552 17.374 	 1.705 19.079 8.037 1.219 32.887 

1960 4.234 10.191 	 510 10.701 3.125 347 18.407 

1961 7.472 19.695 559 20.254 3.611 1.399 32.736 

1962 11.526 20.120 890 21.010 1.888 1.827 8.600 44.851 

1963 16.009 29.715 1.046 30.761 2.000 2.877 16.299 67.946 

1964 28.953 47.181 2.591 49.772 7.350 6.006 70.128 162.209 

1965 89.890 94.249 3.889 98.138 36.595 30 433 66.916 321_972 

1966 130.418(') 210.480 7.710 218.190 9.950 37.482 86.200(*) 482.240(*) 

1967 194.379 	i 316.039 1.833 317.872 1.870 56.571 267.700 838.392 

1952'1967 487.433 765.044 20.733 785.777 	3 74.426 138.161 4 515.843 2.001.640 

1/ Inclusive remuneracao do capital aplicado pela Uniao em Sociedades de Economia Mista (Art. 10 da Lei n. 0  2.973/56). 

2/ Inclui 20% do Impost° de Renda da Lei 4.506/64, Adicional das Leis 1.628 /52 e 2.973/56 e do Decreto-Lei n. 0  62/66, e a Reserva Monetaria, 

3/ Inclusive Recursos de Contrapartida (AID/BNDE/Banco Central) no montante de NCr$ 7,2 milhoes. Do total nao foram utilizados pelo BNDE NCr$ 5,6 
milhoes, anteriormente depositados no Banco e, em 1962, devolvidos a AID, como decorrencia da Troca de Notas de 26-2-62. 

4/ Valor correspondente as seguintes parcelas transferidas pelo Tesouro Nacional: NCr$ 8,6 milhoes a discriminar; NCr$ 8,8 milhoes relativos ao credit() 
obtido no EXIMBANK do Japao para repasse ao Govern° do Estado de Minas Gerais como participagao deste no capital da USIMINAS; NCr$ 16,5 mi-
lhOes por conta da arrecadagao do Adicional do Impost° de Renda. 0 exercicio de 1965 inclui NCr$ 12 milhoes de adiantamentos do Tesouro Nacio-
nal a regularizar e os recursos do FIPEME, FINAME e FINEP. Os exercicios de 1966 e 1967 incluem os recursos do FIPEME, FINAME e FINEP. 

NOTA: - Este quadro nao inclui os recursos vinculados. 

(*) Valeres retificados. 



DOCUMENTAcA0 ESTATISTICA 

AO FINANC 	APROVADA EM BENEFiCIO DOS 
ETORESPOBLICO E PRIVADO — 1952/1967 

7.133 

20.672 

48.954 

89.865 

09.983 

63.011 

50.169 

62.836 

67.533 

10.755 

2.481 

55.423 

Soo: 

— 	rgaos do Poder 	 be assiM 
lamas, deg energia eletrica d arSoa",Stinamsoni*,  
Simsente empriisas privadas. 44a 'was s 1 EAII a da 	Es foram e.onsidarados como de interesse do 
settle pr3voda as mcmtantes - Serials 	 atiavi., dot referldos Fundos Criterio seme- 

odotado ein -relogito dos 'titttes dos retxts$ 	de- recarstis a jtancos regionals e estaduais 

Adesinvalvirriento vitfo 	e as -rriattlarios finals de V. tai o• r• O'es so*`eta sua totalidade, empresas 
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BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOM1( 
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