
LUIZ CARLOS DE ANDRADE 

0 ARMAZENAMENTO NO BRASIL E 0 

-T1 	 

• DESENVOLVIMENTO R 

PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 

• A ECONOMETRIA E 0 PtANEJAMENTO ECONOMIC 

JESSE MONTELLO 

PROBLEMA DO ABASTECIMENTO 

PAULO DE CARVALHO VASCONCELLOS 

EVISTA 
0 BNDE 



REV1STA 
DO BNDE RUA 7 DE SETEMBRO, 48 - RIO DE JANEIRO-GB-BRASIL 

PUBLICACAO TRIMESTRAL, CUJA EDI-

CAO FOI AUTORIZADA PELA DECISAO 

N.° 226/63, DE 30 DE OUTUBRO DE 

1963, DO CONSELHO DE ADMINISTRA-

CAO DO BNDE, COM A FINALIDADE 

DE DAR DIVULGACAO AS "ATIVIDADES 

DO BANCO, NATUREZA E QUALIDADE 

TECNICA DOS TRABALHOS QUE REA-

'LIZA E ALGUNS INDICADORES ECO- 

N O MIC O S IMPORTANTES". 

CORPO DE DIRE;110 

CONSTITUIDO DA SEGUINTE FORMA, 

SEGUNDO DISPOE A PORTARIA N.° 1, 

DE 16 DE JANEIRO DE 1964, 

DA SUPERINTENDENCIA DO BANCO: 

D I R E T 0 R RESPONSAVEL: 	GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS 

D IRETOR E X E C UT IVO: 	JOSE PELUCIO FERREIRA 

SECRETARIO 	 MARIO LARA FILHO 

EDITOR GRAFICO 	 HELIO BRASIL 

GRUPO DE REDACAO 

A PORTARIA N.° 1/64, DA SUPERIN-

TENDENCIA, DETERMINA QUE 0 GRUPO 

DE REDACAO SE COMPONHA DE SEIS 

MEMBROS, ESCOLHIDOS PELO DIRETOR 

EXECUTIVO, EM CONSULTA COM OS 

CHEFES DE DEPARTAMENTO DO BANCO 

E NA FORMA DE RODIZIO, LIDERADOS 

POR UM COORDENADOR, TAMBEM IN-

DICADO PELO DIRETOR EXECUTIVO. A 

CADA GRUPO DE REDACAO COMPETE 

PROGRAMAR TRES NUMEROS DA RE-

VISTA E EDITAR DOIS NUMEROS. 0 

1.° GRUPO DE REDACAO, DESIGNADO 

PELA INSTRUCAO DE SERVICO N.° 

1/64, DO DIRETOR EXECUTIVO, FICOU 

ASS I M CONS T I T Ui D O: JOSE PELUCIO FERREIRA, COORDENADOR 

JOSE CLEMENTE DE OLIVEIRA, ASSISTENTE DO COORD 

CRISTIANO MONTEIRO OITICICA 

OLMAR GUIMARAES DE SOUSA 

BRAULINO FRANCISCO DOS SANTO 

RUBENS PAULO C. ALMEIDA TORRES 

JOSE RIBAMAR SANTOS DE 



REVISTA 
DO BNDE 

4E4.,  181'1.1 00 ENO( 

U 0001 N 0002 - 06/1964 

 

1911a11  I i 

 

 

B4411:111) 

AP/COPED 

 

102 01 ES- 8 02 

N.° 2 	 ABRIL/JUNHO 1964 	 VOL. I 

SU MARIO 

• ESTUDOS 

Luiz Carlos de Andrade — Desenvolvimento Regional — Problemas e 
Perspectivas  	87 

Jesse Montello — A Econometria e o Planejamento Economico  	117 

• RESENHA 

Paulo de Carvalho Vasconcellos — A Armazenagem no Brasil e o Pro 
blema do Abastecimento 	  

Estudos da CEPAL sobre a IndUstria Brasileira 

• INFORMAcOES 

Atividade Operacional do BNDE — Janeiro/Junho de 1964  	151 

Noticias  	156 

• REGISTRO BIBLIOGRAFICO 

"A Estrutura do Desenvolvimento" — Wassily Leontief  	161 

"Un Institut de Developpement a Vocation Generale: Le Banco Nacional 

do Desenvolvimento Economico (Bresil)"  	162 

"Temas del BID"  	163 

135 

145 



estudos 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL — PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 

LUIZ CARLOS DE ANDRADE 

Chefe da Divisao de Estudos Regionals do 

Departamento Econiimice do BNDE 

Na problematica do desenvolvimento do 
Pais atribui-se especial significado aos pro-
blemas regionais, situando-se em dois pia-
nos distintos. 0 primeiro diz respeito ao 
desnivel de renda e de ocupagao, referindo-
se o segundo ao ritmo descompassado de 
desenvolvimento. 

Urn terceiro aspecto que se presta a con-
fundir a interpretagao correta do desenvol-
vimento regional, seria o do deslocamento 
de fronteira, destinado a atender areas de 
nulo ou reduzidissimo nivel de atividade. 
Neste -Ultimo exemplo tern-se a experiencia 
dos programas de valorizacao e colonizacao 
pioneira. 

Os temas que envolvem o desenvolvi-
mento regional mesclam-se corn os proble-
mas tradicionais do desenvolvimento nacio-
nal. Assim, a captacao de recursos para in-
vestimentos, a orientacao da atividade eco-
nOmica privada e do setor plablico, as difi-
culdades de programagao e de disciplina da 
agao governamental encontram as mesmas 
medidas e parametros. Contudo, pode-se 
conceber o problema dentro de Otica ampla, 
compreendendo-o em termos de integragao, 
para consolidar o intercambio de economias 
regionais. 

Colocam-se, portanto, os problemas das 
economias regionais em variados angulos. 
Resta discutir ponto por ponto, para con-
ceituar, na atual etapa do desenvolvimento, 
qual a natureza dos referidos problemas. 

Para soluciona-los, diversos instrumentos 
vein sendo aventados, em particular na es-
fera do poder estadual. Sua discutida e res-
trita eficacia contrapOe-se aos esquemas da 
politica federal, adotada para grandes areas-
problema. 

Todavia, e indiscutivel que os instrumen-
tos de politica econamica podem servir de 
elemento de extraordinaria importancia na 
correcao dos desequilibrios, compensando ou 
eliminando seus efeitos prejudiciais. Politica 
fiscal discriminatOria, fixacao de poupangas 
nas areas de origem, correcao dos desajustes 
dos indices de precos de intercambio, de ou-
tros mecanismos de descapitalizacao e de 
transferencia de renda, podem ser equacio-
nados na politica nacional, desde que se 
tenha em conta, no piano geografico, os 
efeitos das decisoes giobais e setoriais. 

Discute-se, no presente artigo, os temas 
anteriormente enumerados, como ponto de 
partida para posterior especulagao dos ele-
mentos de diagnostic°, suficientemente ha-
beis para discernir sObre o mecanismo do 
desenvolvimento regional. 0 significado de 
tais perquirigOes transcende a simples cons-
tatacao dos desniveis e do descompasso de 
expansao da atividade econOmica no piano; 
sua grandeza projeta-se na necessidade de 
encontrar solugaes para a politica de desen-
volvimento, valendo-se das vantagens de 
integrar e alargar as perspectivas do mer-
cado interno. 
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Desniveis regionais do desenvolvimento 

Os dados tradicionais de renda interna 
per capita sao os indices gerais disponiveis 
para mensurar o grau de atividade das di-
ferentes regiOes do Pais. Os indicadores me-
recem, no entanto, ressalvas para evitar jul-
gamento definitivo. Inicialmente, a estatis-
tica traduz a renda gerada em cada area, 
divergindo da renda efetivamente disponivel, 
porquanto nao tern sido possivel determinar 
os resultados de transferencias de e para 
outras areas. 

Por outro lado, a estrutura de pregos re-
lativos distorce as informagOes originais, 
subestimando nao raro as areas subdesen-
volvidas. Finalmente, erros dos primeiros 
dados, em particular quanto aos criterios de 
avaliagao do setor terciario, prejudicam a fi-
dedignidade dos resultados cotejados. Reco-
menda-se, assim, bastante reserva quanto 
ao significado das grandezas da renda re-
gional e estadual. 

O nivel de agregagao regional tambem 
merece referencia. A estatistica por Unidade 
Federada ou seu agrupamento em grandes 
Areas geo-econOmicas mostra-se insuficiente 
para apreciar o real desnivel de atividade. 
Os contrastes acentuam-se no confronto en-
tre as areas urbanas e as zonas rurais ou as 
de baixa urbanizagao. Ter-se-ia de imaginar 
os reais desniveis, partindo de uma riqueza 
de informagao dificilmente encontrada. 

Na apreciagao dos quadros seguintes 
deve-se ter presentes as restrigOes mencio-
nadas. 0 agrupamento de regiOes obedece 
ao criterio geral de fixar apenas as unidades 
NORTE, compreendendo a Amazonia e os 
Terra&los; o NORDESTE, identificado pela 
SUDENE, do Maranhao ate Bahia; o 
CENTRO-OESTE, com Mato Grosso, Goias 
e Brasilia; o SUDESTE, reunindo os Estados 
do Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guana-
bara, Minas Gerais e sao Paulo; finalmente, 
o SUL, somando Parana, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

Outro criterio de agregagao, constante 
dos quadros estatisticos transcritos, e o de 
duas areas: I — Desenvolvida, incluindo o 
Sudeste e Sul, excluido Espirito Santo, e 
II — Subdesenvolvida, compreendendo este 
Ultimo Estado, o Norte, o Centro-Oeste e o 
Nordeste. Trata-se de criterio operativo para 
as atividades do BNDE, conforme definido 
no art. 34 da Lei n. 0  2 973, de 26-11-1956. 

Evidentemente, as classificacOes citadas 
anteriormente sao incompletas, porquanto 
nas grandes areas regionais se encontram 
outras subareas desenvolvidas e subdesen-
volvidas. De igual modo, a integragao das 
grandes areas esta por se completar, nao 
sendo viavel identificar, corn seguranca, as 
caracteristicas comuns e o grau de interde-
pendencia, justificativos dos agrupamentos 
geo-econOmicos. 

Seguindo os criterios indicados, transcre-
ve-se no quadro I a renda per capita obser-
vada em 1950 e 1960. A renda urbana e ru-
ral a uma aproximacao do rendimento do 
setor nao-agricola e agricola, respectiva-
mente relacionados corn as populagOes ur-
bana e rural. 0 denominador da renda 
sugere alguns reparos, para melhor inter-
pretagao dos resultados. Confrontando cifras 
de 1950 e 1960, deve-se ter em conta que o 
movimento demografico tende a melhorar 
os resultados de areas tradicionalmente ex-
portadoras de mao-de-obra, em detrimento 
daquelas desenvolvidas. Acresce o fato de 
que nem tOda a populagao estA efetivamente 
engajada no processo produtivo. Parte pre-
dominante nao tem responsabilidade, nem 
o beneficio direto da formagao da renda. 
Para corrigir tais indicacOes seria necessa-
rio selecionar cifras de populagao econOmi-
camente ativa, estatistica precaria e restrita, 
ate agora, a estimativa censitAria de 1950. 

0 valor per capita mostra a discrepancia 
dos niveis de atividade, mantidos nos dois 
anos escolhidos. Sao exemplos os baixos in-
dices do Maranhao e do Piaui, distantes das 
medias de Sao Paulo e da Guanabara. Os 
dados para a Guanabara estao, da mesma 
sorte, prejudicados pela concentragao de 
pagamentos do setor pUblico e pelos resul-
tados na forma de remuneragao de capital, 
mal classificados como geradores de renda 
na area. A disparidade observada em termos 
de renda total, repete-se no confronto ur-
bane e rural. A posigao relativa do Nor-
deste evidencia a desvantagem da referida 
regiao, que oferece, de modo geral, indices 
desfavoraveis. No Sudeste e Sul encontram-
se os niveis mais elevados de rendimento 
per capita. Nestas regiOes sao encontrados 
os maiores indices de densidade econOmica. 

De acOrdo corn os elementos do quadro 
II, a distribuigao para o todo nacional, nos 
dois anos em analise, revela a elevada con-
centragao regional da atividade econOmica 

88 	 REVISTA DO BNDE 



UNIDADES 
FEDERADAS 	 

1960 	 1950 

Total 	Urbana 	Rural 	Total 	Urbana 	Rural 

BRASIL  	27 005 	40 178 	16 194 	4 241 	7 858 	2 192 

orte  	16 261 	30 033 	7 900 	2 688 	6 441 	964 

mazonas  	24 898 	47 968 	13 417 	4 198 	11 181 	1 64: 

ara  	15 704 	28 582 	6 878 	2 494 	5 661 	8U 

ordeste  	13 564 	21 413 	9 477 	2 003 	4 486 	1 11: 

[aranhao  	9 214 	23 056 	6 169 	1 405 	4 962 	651 

iaui  	7 710 	17 903 	4 566 	1 186 	4 479 	54,  

earn  	12 038 	19 405 	8 292 	1 939 	4 092 	1 21: 

Rio Grande do Norte 	15 177 	18 457 	13 206 	2 201 	4 173 	1 50 

araiba  	14 430 	15 123 	14 056 	2 004 	3 387 	1 50 

ernambuco  	16 194 	23 158 	10 522 	2 523 	4 927 	1 26 

Alagoas . .......  	13 526 	18 797 	10 852 	1 808 	3 820 	1 09 

ergipe  	14 653 	21 493 	10 297 	2 016 	4 337 	93 

,ahia  	14 913 	24 382 	9 861 	2 050 	4 828 	1 08 

;entro-Oeste  	15 896 	17 363 	15 105 	2 472 	4 447 	1 83 

3oias  	14 715 	17 240 	13 607 	2 250 	3 965 	1 81 

/lath Grosso  	20 909 	21 860 	20 288 	2 986 	5 100 	1 81 

iudeste  	37 631 	50 405 	20 467 	6 213 	9 511 	3 2 

Espirito Santo  	17 285 	27 784 	12 345 	3 250 	6 387 	2 3: 

Minas Gerais  	18 991 	24 801 	14 095 	3 013 	5 095 	2 1, 

lio de Janeiro  	25 446 	29 333 	19 363 	4 201 	6 338 	2 21 

ivanabara  	77 963 	79 014 	37 908 	13 784 	13 918 	9 6 

3ão Paulo  	47 600 	58 005 	30 024 	7 787 	10 385 	4 91 

inl  	29 771 	39 288 	24 026 	4 456 	8 100 	2 9 

parana  	29 651 	34 864 	27 304 	4 861 	8 170 	3 7 

Santa Catarina .•... 	23 997 	36 748 	17 897 	3 465 	7 940 	2 1 

Rio Grande do Sul . 	31 137 	42 412 	23 766 	4 621 	8 115 	2 8 

Regiiies da Lei n.° 
2 973 

I — Desenvolvida . 	35 975 	48 529 	22 126 	5 833 	9 304 	3 1 

II — Subdesenvolvi- 
da  	14 195 	22 070 	10 039 	2 144 	4 736 	1 
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I — RENDA INTERNA RURAL E URBANA, "PER CAPITA", SEGUNDO AS 
UNIDADES FEDERADAS — 1950 e 1960 

RENDA POR HABITANTE (cruzeiros correntes) 

FONTE: BN'DE-DE. Dados 136.sicos da FVG-IBRE. As cifras de renda referem-se a renda intema a custo de fatores, 
compreendendo renda urbana e rural, respectivamente renda dos setores agricola e na'o-agricola. 
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national. No periodo indicado, persistiu a 
alta percentagem de renda gerada na area 
Sudeste e Sul, respectivamente 61,0 e 18,4%, 
em 1960, contra 63,6 e 15,9%, em 1950. Des-
ses percentuais, Sao Paulo reuniu, nos dois 
anos, aproximadamente 32% da renda na-
cional. 

O setor secundario revela indices de 
maior concentracao para o Sudeste, no seu 
todo, e, particularmente, para Sao Paulo, 
que responderam, respectivamente, por 73,4 
e 43,4% em 1950, e 76,4% e 47,7%, em 1960. 
A distribuigao geografica da renda do setor 
servigos aproxima-se da media global. 0 
grau de concentragao da atividade econenni-
Ca, em termos reais, ha de revelar-se mais 
intenso, uma vez que a transferencia de re-
cursos das areas de baixa renda per capita, 
para as de melhor nivel, apresenta, em ge-
ral, resultado desfavorAvel para as primei-
ras. 

Os valores comparados tem, ainda, ca-
racteristica fundamentalmente diversa, no 
que respeita a sua importancia dinamica em 
cada economia regional. A industria, nas 
zonas de menor densidade econennica, cons-
titui, dominantemente, atividade de benefi-
ciamento e de baixo indite de manufatura. 
O contrario sucede nas zonas urbanizadas 
e industrializadas do Sudeste e Sul. Quanto 
ao setor servigos, de igual forma ha dife-
rengas a caracterizar. Na area atrasada, os 
servigos sao atividade residual que se mis-
tura aos niveis dos denominados autOnomos 
e dos semiocupados, enquanto na regiao de-
senvolvida prodominam os servigos mais 
capitalizados, corn rendimento eficiente e 
organizado, inclusive em base de empresa. 

Todos esses indicadores oferecem ima-
gem do desnivel no piano de Estados e 
grandes Regfoes. Escapam outros indices re-
presentativos e o desdobramento indispen-
savel para subareas, de modo a melhor re-
conhecer o grau de discrepancia regional. 
Dispondo de fronteiras econennicas em a-
berto, onde o problema regional se traduz 
em termos de ocupacao efetiva do espaco 
geografico, evidentemente os valores per 
capita perdem sentido por se ref erirem a 
Areas de reduzidos ou nulos resultados. 
Acresce observar a diferenga de niveis de 
renda entre os complexos urbano-indus-
triais existentes e a periferia sob sua influ-
encia, ate entao isolados entre si e corn re-
lativa autonomia. 0 impacto daqueles aglo- 

90 
REVISTA DO BNDE 

merados urbanos tern-se traduzido em in-
trincados processos de concentragio indus-
trial e urbana, cujos efeitos se fazem sentir 
nos nucleos menos representativos. 

0 deslocamento da fronteira econenica, 
estabelecido gragas a implantagao de eixos 
pioneiros no sistema rodoviArio, apresenta-
se como outra tendencia de integragao e 
de desintegragao regional das zonas isoladas, 
que passaram a sofrer influencia de novas 
correntes de comercio. Todo esse genero de 
efeitos reflete-se nos resultados cotejados 
anteriormente. A referencia a essas tenden-
cias tern apenas propOsito de melhor con-
duzir a traditional interpretagao dos resul-
tados, identificando-se, desde jA, quais as 
indagagOes a fazer, como prioritArias, nos es-
tudos e pesquisas regionais. 

Quanto ao desnivel regional de desenvol-
vimen to, dados parciais integrantes do apen-
dice cornplementam os comentArios apresen-
tados. Mais grave que o desnivel sao as 
perspectivas de deterioragan da atividade 
econemica de determinadas areas, expressa 
como estagnagao em termos de renda e em-
prego. A informagao censitaria facilita, de 
certo modo, ilustrar o problema. Comparan-
do os resultados da atividade industrial de 
1949 e 1959, nota-se relativa redugao do nu-
mero de operarios ocupados nos estabeleci-
mentos recenseados naquelas areas, enquan-
to significativo aumento se verifica no Su-
deste (particularmente em Sao Paulo). 

Os dados constantes do apendice ilustram 
o nivel de atividade industrial das grandes 
regiOes. 0 rendimento por estabelecimento 
tambem favorece a zona industrializada, em-
bora persista a vantagem relativa de salarios 
regionais para as areas de menor densidade 
industrial. 

A referida reducao do /Timer° de em-
pregos oferecidos pelo setor secundario nao 
pode ser generalizada para os demais seto-
res. A atividade primAria indica, nas areas 
subdesenvolvidas, a substituigao de ativida-
des tradicionais por novos setores. No Norte, 
por exemplo, expandiu-se a cultura da pi-
menta-do-reino e da juta, ao lado do apro-
veitamento do minerio de manganes e da 
cassiterita. No Nordeste, podem ser aponta-
dos outros empreendimentos nao-industriais 
organizados no periodo. Novas indlistrias 
posteriores a 1959, apoiadas pelos estimulos 
e favores fiscais, alem dos investimentos 
infra-estruturais previarnente programados 



H DISTRIBUICAO PERCENTUAL DA RENDA INTERNA, SEGUNDO SETORES DE 
ORIGEM E UNIDADES FEDERADAS - 1950 E 1960 

PERCENTAGEM NOS TOTAIS NACIONAIS 

UNIDADES 
	

1960 
	

1950 
FEDERADAS 

Total 
Prima- 

rio 
Secun- 
dario 

Terci- 
firio Total 

Prima- 
rio 

Secun- 	Terci- 
(Uri° 	I 	itrio 

BRASIL 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Norte 	  2,2 2,0 2,2 2,2 2,3 1,7 2,9 2,4 

Amazonas 	 0,9 1,0 1,1 0,8 1,0 0,9 1,5 0,8 

Path 	  1,3 1,0 1,1 1,5 1,3 0,8 1,4 1,6 

Nordeste 	 15,9 22,1 8,2 15,1 16,3 20,3 10,3 16,3 

Maranhao 	 1,2 2,0 0,5 0,9 1,0 1,2 0,6 1,1 

Piaui 	  0,5 0,7 0,1 0,6 0,6 0,7 0,2 0,7 

Ceara 	  2,1 2,9 0,8 2,1 2,4 3,4 0,9 2,3 

R. Grande do Norte 0,9 1,5 0,3 0,8 0,9 1,5 0,4 0,9 

Paraiba 	 1,5 2,9 0,4 1,0 1,6 2,6 0,7 1,2 

Pernambuco 	 3,5 3,8 2,5 3,8 3,9 3,9 3,5 4,1 

Alagoas 	- 0,9 1,4 0,6 0,7 0,8 1,2 0,7 0,7 

Sergipe 	 0,6 0,8 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 

Bahia 	  4,7 6,1 2,7 4,6 4,5 5,3 2,8 4,7 

Centro-Oeste 	 2,5 4,7 0,9 1,7 1,9 3,3 0,8 1,5 

Mato Grosso 	 1,0 1,8 0,4 0,7 0,7 0,9 0,4 0,7 

Goias 	  1,5 2,9 0,5 1,0 1,2 2,4 0,4 0,8 

Sudeste 	 61,0 43,0 76,4 66,5 63,6 52,4 73,4 67,1 

Espirito Santo 	 1,1 1,6 0,5 1,0 1,2 2,1 0,6 1,0 

Minas Gerais 	 9,7 13,9 7,6 7,7 10,8 16,3 7,6 8,2 

Rio de Janeiro 	 4,5 4,1 5,2 4,5 4,4 3,8 5,6 4,2 

Guanabara 	 13,5 0,5 15,4 22,0 14,9 1,0 16,2 24,3 

Sao Paul6 	 32,2 22,9 47,7 31,3 32,3 29,2 43,4 29,4 

Sul 	  18,4 28,2 12,3 14,4 15,9 22,3 12,6 12,7 

Parana 	 6,6 12,8 3,0 3,9 4,7 8,2 2,8 3,0 

Santa Catarina 	 2,7 4,1 2,5 1,8 2,5 3,5 2,4 1,7 

Rio Grande do Sul 9,1 11,3 6,8 8,7 8,7 10,6 7,4 8,0 

Regiiies da Lei n.0  
2 973 

I - Desenvolvida 78,4 69,6 88,1 79,9 78,2 72,6 85,4 78,9 

II - Subdesenvol-
vida 	 21,6 30,4 11,9 20,1 21,8 27,4 14,6 21,1 

FONTE: Dados basicos da FGV-IBRE. 0 setor primcirio compreende a atividade agricola, o secundano a m ustria e o 

tercieirio inclui os demais setores. 
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para a area, compensaram a tendencia em 
aprego. No Centro-Oeste, o impacto de Bra-
silia ofereceu, igualmente, perspectivas de 
desenvolvimento. No entanto, todos esses 
impactos mostram-se insuficientes para cor-
rigir os acentuados desniveis existentes. 

A desigualdade regional em si nao e o 
principal problema. 0 rateio e a mobilidade 
dos recursos, como o pro:Trio processo de 
industrializagao, contribuem para concen-
trar a atividade, beneficiando-se de apoio 
infra-estrutural, das facilidades de aproxi-
magao do mercado e de outras economias 
de escala. A experiencia internacional de-
monstra o comportamento da concentracao 
industrial. Os desniveis, no entanto, podem 
ser corrigidos corn o prOprio desenvolvimen-
to do todo, partindo do meihor aproveita-
mento dos ganhos e das vantagens relativas 
de cada regiao. No caso dos desniveis mais 
agudos, tem-se procurado fixar investimen-
tos compensatOrios e infra-estruturais de 
capacidade germinativa, que garantam o 
processo autOnorno e dinamico para o reer-
guimento de areas prejudicadas. 

Os baixos indices per capita de renda 
traduzem-se na escassez de recursos locais 
para atender a programas de desenvolvi-
mento. A poupanca disponivel para financiar 
empreendimentos locais ve-se tentada pelas 
vantagens alternativas fora da sua area de 
origem. Em tal quadro desfavorivel soma-
se a insuficiente infra-estrutura regional 
para satisfazer e estimular investimentos. 

Os desniveis correlacionam-se direta-
mente corn os niveis per capita de consumo 
e o acanhamento do mercado. Romper todo 
esse circulo vicioso corresponde a diretriz 
de uma integragao das diferentes areas, de 
maneira organica e previamente fixada no 
desenvolvimento nacional. Antes de comen-
tar 'asses aspectos, examinaremos, a seguir, 
os indicadores que podem evidenciar a dis-
tribuicao geografica do desenvolvimento na-
cional, logrado nos Ultimos anos. 

Ritmo descompassado do desenvolvimento 
regional 

Neste particular, urn rosario de ressalvas 
e de deficiencias de informagOes merece ser 
referido de inicio. 0 confronto temporal e-
xige visao clara do comportamento dos pre-
gos nas diferentes areas, alem das respectivas  

distorgies de pregos relativos. A serie no-
minal para indicar a atividade econemica 
carece de criticas. Os indices indiretos, como 
consumo de petrOleo, giro comercial, ativi-
dade bancaria, tambem sao prejudicadas 
pelas mudangas estruturais promovidas pelo 
desenvolvimento national. Tern - se, pot 
exemplo, a substituicao entre os derivados 
de petrOleo e a influencia da dieselizagao, a 
utilizagao mais intensa do sistema rodovia-
rio, o aumento do parque de veiculos de 
passageiros. Quanto as cifras do giro co-
mercial, a vigilancia maior na arrecadacao 
de tributos prejudica a base do seu calculo. 
Finalmente, a interferencia crescente do sis-
tema bancario tambem nao permite dar ho-
mogeneidade as series que diretamente de-
monstrariam a evolugao do comportamento 
da atividade econemica regional. 

A pobreza da informacao, corn periodi-
cidade anual, invalida, por outro lado, os 
confrontos desejados. TOdas restricees ano-
tadas, quanto a validade das estimativas em 
apreco, tambem procedem no cotejo tem-
poral. 

O decenio 1950/60, comparado ao prece-
dente, revela, para os dados demograficos, 
acentuado incremento nas areas desenvolvi-
das. Os exemplos do Norte e Centro-Oeste 
acusam aumentos percentualmente elevados, 
porem de significacao nacional reduzida. 
De modo geral, o incremento da populagao 
urbana registra maiores taxas no ultimo de-
cenio. 0 Nordeste caracteriza-se, em seu 
conjunto, como area exportadora de mao-
de-obra, com reduzido aumento do contin-
gente rural. 

Todo esse panorama demografico, cujos 
resultados estao devidamente computados no 
apendice, demonstra urbanizagao mais ativa 
na area ja urbanizada, alem de relativa 
perda de importancia do Nordeste no con-
texto nacional. Tais indices nao se mostram 
mais desfavoraveis a essa regiao, porquanto 
as novas frentes do Maranhao e a aglome-
raga() urbana nas grandes cidades do Nor-
deste permitiram reter contingentes demo-
graficos apreciaveis. 

O resultado final de texlas aquelas ten-
dencias esbogadas, e que carecem de melho-
res nurneros e maior meditacao, traduziu-se, 
entre 1950 e 1960, em aumento da densidade 
demografica (habitantes por km 2 ) de 24,4 
para 33,6 no Sudeste, de 11,6 para 14,5 no 
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Nordeste e de 36,8 para 52,3 em Sao Paulo. 
Os niveis nacionais sao estimados, para o 
periodo, respectivamente em 6,1 e 8,4, o Sul 
corn 13,5 e 20,5, enquanto o Norte e o Centro-
Oeste permanecem como grandes vazios de-
mograficos, de densidades em torn° de 1 
habitante por km2 . 

Os numeros indicados para o aumento 
demografico acompanham, em parte, o Pro-
gresso econ5mico das diferentes areas: ritmo 
desfavoravel no Nordeste, contrastando com 
o dinamismo do Sudeste e de sao Paulo. 
Desdobrando o periodo de analise nos qiiin-
qiienios 1950/55 e 1955/60, observa-se ligeira 
recuperacao do nivel de renda em relagao 
ao Nordeste, ao Norte e ao Centro-Oeste. 
O modesto incremento no segundo qiiin-
qiienio pouco se distancia dos resultados 
indicados para o Sudeste e para Sao Paulo. 

Distribuiu-se aquela melhoria no nivel 
dos rendimentos urbano e real per capita. A 
comparacao sup5e que os pregos tenham 
evoluido a iguais ritmos, hipOtese muito 
simplificadora. A media dos indices de custo 
de vida nas capitais ou o comportamento de 
outros indicadores de pregos nao permitem 
ajuizar tendencia definitiva. Evidenciam, no 
entanto, o crescimento do Norte acima da 
media para o Sudeste, enquanto para as de-
mais areas o comportamento dos precos 
segue ritmo inferior ao indicado para o 
Sudeste. 

Em termos nominais, a tendencia da 
renda regional e ilustrada no grafico em 
anexo, que comprova a observagao de que 
reduzida melhoria foi lograda nos niveis per 

capita da area subdesenvolvida. Tal fato nao 
pode ser generalizado como efeitos regio-
nais do desenvolvimento nacional. Vale in-
dicar, por exemplo, que das capitalizagOes 
havidas, os empreendimentos do Sudeste ti-
veram maiores beneficios, atraindo, inclusi-
ve, o interesse dos investidores privados. Por 
outro lado, investimentos federais compen-
satOrios promovidos atraves das grandes en-
tidades de desenvolvimento regional, bem 
como as aplicacOes em obras pioneiras, como 
rodovias, constituiram contrapartida a des-
favoravel localizagao dos investimentos con-
centrados e beneficiando a area desenvol-
vida. 

0 ritmo de desenvolvimento das areas 
menos desenvolvidas so pode ser aferido 
atraves de indices indiretos e insuficientes, 
como aqueles mostrados nos graficos anexos. 

Quanto ao consumo de derivados de petrO-
leo, por exemplo, cabe a Sao Paulo a lide-
ranga e o comando da tendencia de todo o 
Sudeste e da denominada Regiao desenvol-
vida. Nas demais areas, o consumo nao re-
vela tendencia semelhante, salvo no periodo 
posterior a 1957, quando, parcialmente, seu 
ritmo de crescimento recupera-se. 

Iguais indicacOes constam das cifras re-
ferentes ao consumo de cimento e lenha. 
Para este Ultimo item tem-se a Unica res-
salva de perda relativa na posigao do Su-
deste no seu todo. Os numeros de consumo 
estao estimados, grosso modo, como os prO-
prios dados de producao. No caso do cimen-
to, a queda observada no Centro-Oeste ex-
plica-se pela diminuigao do ritmo inicial 
das obras de Brasilia. Finalmente, os indices 
de consumo de energia eletrica indicam, 
uma vez mais, favoravel evolugao dos indi-
cadores relativos a Sao Paulo e Sudeste, em 
contraste corn as zonas menos desenvolvidas. 

Os resultados recentes, posteriores a 1960, 
serao significativos para julgar do exito da 
politica preconizada e executada pelas enti-
dades federais e estaduais voltadas para o 
desenvolvimento regional. Os elementos de 
juizo disponiveis sao precarios; dificilmente 
ter-se-a, a curto prazo, melhores estimativas, 
dada a insuficiencia da informagao oferecida 
pelo sistema estatistico nacional. Melhoria 
nos indices de desenvolvimento das regi5es 
perifericas é, contudo, hipOtese razoivel, 
tanto mais que entidades regionais vem 
promovendo programas de investimentos e 
de estimulos, ineditos, ate entao. 

Acresce que os instrumentos da agao 
governamental, para atender a problemas 
peculiares de economias regionais, foram-se 
aperfeigoando e, hoje, representam meio 
habil e de relativa eficiencia. Antes de dis-
cutir tais instrumentos e os mecanismos do 
desequilibrio, que geralmente se pretende 
corrigir pela interferencia direta ou indireta 
do Poder PUblico, merecem ser comentadas, 
previamente, as diversas concepg6es em 
yoga sobre problemas regionais. 

Problemas de programacio regional 

Compreendendo programagao como a po-
litica econOmica estabelecida, segundo o pre-
vio julgamento de alternativas para apro-
veitar recursos e potencialidades conhecidos, 
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pode-se entender os problemas da progra-
maga° regional como a preocupagao de iden-
tificar prioridades para o desenvolvimento 
de determinada area. 

A concepgao do problema regional varia 
de acOrdo corn o espago geografico a ser 
objeto da politica econOmica. Destacam-se, 
como principais exemplos, os seguintes: I) —
aproveitamento multiplo e integrado de ba-
cias hidrograficas ou vales de grandes rios; 
II) — planejamento de comunidades urba-
nas e de areas metropolitanas; III) — gran-
des regiOes corn caracteristicas homogeneas, 
que justificam sua classificacao como area-
problema e IV) — zonas pioneiras a incor-
porar ao desenvolvimento nacional. Outros 
grupamentos caberiam ser lembrados, porem 
estas quatro categorias bem definem os pro-
blemas praticos da programacao que se en-
contram na experiencia brasileira. 

Os exemplos citados estao escalonados em 
uma ordenagao meramente formal, quanto 
A natureza dos problemas a considerar no 
espaco geografico. Em todos eles, a distri-
buigao e a captacao dos recursos constitui 
o principal condicionante do processo de 
desenvolvimento. Este nao é, contudo, sim-
ples problema de localizagao econOmica para 
projetos isolados. Tem-se de ponderar, tam-
bem, a economicidade de tOdas as areas, a 
fim de definir, em conjunto, as alternativas 
mais eficientes para lograr a expansao con-
tinuada do mercado interno e, consequen-
temente, do desenvolvimento nacional. 

Isolado o problema regional em cada urn 
dos exemplos referidos, nao se pode frustrar 
a grandeza do todo, pois no final ter-se-a 
de agregar as solucOes regionais em piano 
compativel e consistente com os objetivos e 
com as disponibilidades de recursos nacio-
nais. 

Distingue-se, a rigor, dois aspectos bem 
diversos do problema. 0 primeiro restringe-
se ao projetamento adequado de recursos e 
de disponibilidades regionais ou mobiliza-
veis para a area estudada, transformando-se 
Veda a sistematica aos termos de prioridades 
locacionais. Em segundo lugar, ter-se-ia a 
grandeza de cada programa regional defi-
nido como parte consistente de urn todo, 
onde a agregagao das politicas parciais nao 
comprometeria o ritmo de desenvolvimento, 
nem tampouco deixaria de se apresentar  

com coordenada e sistematica prioridade, 
compativel corn os meios disponiveis. 

A experiencia de aproveitamento  multi-
plo e integrado de bacias hidrograficas corn-
pOe grande acervo no plano internacional. 
A exigencia de integrar solucOes Otimas 
para utilizagao racional de recursos hidrau-
licos sugere programas conjuntos. 0 Vale 
do Tennessee, atraves dos conhecidos pianos 
do TVA, teve o carater pioneiro em tais 
iniciativas. No Brasil, o estudo dos recursos 
das bacias hidrograficas de igual maneira 
vem sendo realizado atraves de planos es-
pecificos. Destacam-se o do Vale do Sao 
Francisco, o da Bacia Parana-Uruguai, os 
ainda modestos projetos do Vale Araguaia-
Tocantins e as tentativas de aproveitamentos 
hidraulicos de menor escala (1). 

A amplitude de cada programa indicado 
dada pelo grau de utilizagao do potencial 

energetic°, da regularizagao do rio para na-
vegagao e do aproveitamento racional das 
margens prOximas. Nem sempre os pianos 
mostram-se amplos como o do Vale do Sao 
Francisco, que preve acao programatica a 
todo o desenvolvimento da area, sob influ-
encia do Vale. Na utilizagao multipla dos 
rios, sao os projetos de aproveitamento hi-
draulico o fator decisivo, pressupondo-se, 
de modo geral, que margem de tais investi-
mentos infra-estruturais tern caracteristica 
promotional. Justifica-se, desta forma, a 
perspectiva de sua maturagao e seu aprovei-
tamento a prazos longos. 

Os recursos a mobilizar para aqueles 
empreendimentos comprometem os orgamen- . 

 tos nacionais, de investimentos promocionais, 
particularmente quando o centro dinArnico 
do sistema reclama e condiciona seu prOprio 
crescimento a novos investimentos em sua 
Area de influencia direta. Ha, no entanto, as 
ressalvas de programas, corn resultados es-
calonados de tal modo que o aproveitamento 
tem repercussOes imediatas e sensiveis. E o 
caso dos programas referentes as areas de 
densidade demografica e econOmica ja re-
presentativas, onde se identificam investi-
mentos capazes de corrigir anomalias ou es-
trangulamentos que tem alta prioridade e 
resultados prOximos. 

(1) Recentes resultados podem see mencionados, como os 
estudos dos Vales da Ribeira, do Tiete e do Paraiba, 
em Sao Paulo; do Parnaiba, no Piaui e Maranhao; 
do Jaguaribe, no Ceara; do Rio Doce, em Minas 
Gerais e Espirito Santo; do Itajai, em Santa Catarina. 
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Cadastrados os recursos locais e anali-
sada a mobilidade de outros fatOres, tem-se 
o quadro de perspectivas de oferta regional. 
Associam-se a tal moldura, a seguir, as di-
mensOes de prioridades a fixar na area dos 
estimulos e dos investimentos. A programa-
cao passa a se identificar como problema 
de qualquer projetamento national ou seto-
rial, ou seja, escolha de alternativas eco-
nOmicamente validas e de melhor rendi-
mento regional. 

0 planejamento de comunidades urbanas 
e de areas metropolitanas traduz-se como 
preocupagao melhor qualificada nas tarefas 
dos urbanistas. NA° deve ser confundido 
como programa regional, pois sua Otica res-
tringe-se ao nacleo urbano. Este, determi-
nado por diversos fatOres econOrnicos e nao-
econOmicos, revela, em seu projetamento 
industrial, particularidades a considerar em 
tOrno das economias externas, oferecidas 
pelos grandes nacleos organizados e atuan-
tes, como fOrcas centripetas do prOprio de-
senvolvimento regional. Os mecanismos 
dessas fOrcas agucam distorsOes que o pla-
nejamento adequado tera de evitar, redu-
zindo o problema a dimensao de escolha ou 
escolhas locacionais. 

Tern atualidade no grande desenvolvi-
mento urbano registrado no Pais a signifi-
cacao dessas nOdulos como centro de absor-
cao de emprego em atividades marginais a 
indastria ou de servigos prOpriamente ditos. 
Tal problema configura-se de forma diversa 
aos programas integrados de uma regiao. 0 
plano-diretor de urbanismo e a politica de 
descentralizacao oferecem razoaveis indica-
goes para melhor aproveitamento e zonea-
mento das respectivas areas. 

Pesquisas sOcio - econOmicas realizadas 
junto a diversas comunidades, como aquelas 
orientadas pelo denominado grupo "Econo-
mia e Humanismo", revelam a natureza in-
trincada das diversas influencias atuantes 
nos aglomerados urbanos. Merece ser ainda 
citado o esfOrco dos geOgrafos, que vem 
tentando sistematizar as determinantes do 
desenvolvimento urbano e do grau de inter-
dependencia das diferentes areas. No Brasil, 
tais estudos foram divulgados parcialmente, 
carecendo, ainda, de pesquisas mais apro-
fundadas e de observagOes de campo (2). 

0 terceiro aspecto lembrado na ordem 
de problemas qualificados como regionais 
seria o da programacao de regi5es homo- 

geneas classificadas como areas-problema. 
Tern-se, no Brasil, dois exemplos represen-
tativos — o Nordeste e a Amazonia. No pri-
meiro, o plano-diretor esbocado e realizado, 
parcialmente, pela SUDENE (Superinten-
dencia do Desenvolvimento do Nordeste) da 
todo o conteitdo do que seria urn programa 
de objetivos integrados para recuperar e 
desenvolver a regiao. Aqui, a politica de in-
tegragao responde corn sua parcela decisiva, 
se bem que outras justificativas sao anota-
das para o programa. 

A homogeneidade do grande Nordeste 
traduz-se na insuficiencia de oportunidades 
de emprego e de renda; na pressao de cres-
cente populagao; na deterioragao de ativida-
des tradicionais predomiantes; na corregao 
de fatOres desfavoraveis e responsaveis pelo 
mal aproveitamento dos recursos locais; na 
instabilidade e na insuficiencia do desenvol-
vimento local; e em outros valores de juizo 
que vem sendo arrolados. 

A AmazOnia tambem tern seus elementos 
de homogeneidade para defini-la como area-
problema. A baixa densidade demo-econO-
mica, prejudicada pela aglomeracao dos 
poucos centros urbanos da area; a insufici-
encia dos estimulos a produgao extrativa 
tradicional como fator autOnomo de desen-
volvimento; as dificuldades naturais do meio; 
a limitada dimensao do mercado local e a 
pobreza de urn quadro infra-estrutural para 
apoiar novos investimentos sao, entre outros, 
valores a considerar na grande area-proble-
ma. Esta, embora reana extensa bacia hidro-
grafica, nao tern, como tal, a unidade de 
aproveitamento maltiplo dos seus grandes 
rios. A dimensao de seus problemas preju-
dica-se, mais ainda, pelo desconhecimento e 
pelo limitado acesso as suas efetivas poten-
cialidades, utilizaveis em escala econOmica 
razoivel. 

Areas-problema podem ser enumeradas 
em nivel menor, como as zonas de atividade 
predominante. Tern-se, por exemplo, o Sul 
da Bahia, como area do cacau, exigindo 
atengao para corrigir sinais de relativa es-
tagnacao, motivada por fatOres aleatOrios e 
estranhos aos interesses da prOpria area. 

(2) Ver GEIGER, Pedro Pinchas — "Evolucdo da Rede 
Urbana Brasileira" — Centro Brasileiro de Pesquisas 
EducacionaiseINEP-MEC, 462,. pgs., 1963. Consultar, 
ainda, o "Rio de Janeiro e Sua Regido", pelo Grupo 
de Trabalho de Geografia Urbana da Divisdo de 
Geografia, do CNG — IBGE, Rio de Janeiro — 1964 
pg. 146. 
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Trata-se de area-problema determinada 
como homogenea, corn exigeneias para me-
lhor indite de desenvolvimento ou de cor-
regao de seus estrangulamentos. Em tOdas 
essas areas, a diversificagao da atividade 
econOmica, a escolha de melhores alternati-
vas para seus recursos corn ganho locacio-
nal ou vantagem relativa de mercado, sao 
hiperteses a considerar nos programas con-
juntos que se pretenda. A integragao ao 
todo nacional ou a determinadas areas in-
terdependentes representa, nesses projetos, 
o ponto de real significado ao desenvolvi-
mento regional consistente. 

Outro exemplo e o de areas pioneiras, 
que se confundem corn as situagOes anteri-
ormente lembradas. Neste caso, a estrategia 
do programa estara voltada para a realiza-
cao de investimentos promocionais e de 
infra-estrutura, para apoio a posteriores 
iniciativas do setor privado ou 
Trata-se de programas dispendiosos, onde a 
surpresa de recursos desconhecidos inverte, 
por vezes, as linhas e o horizonte dos pro-
gramas tracados. Os eixos pioneiros do estilo 
da BR-29 (Brasilia/Acre) ou da BR-14 
(Belem/Brasilia) sao exemplos do aprovei-
tamento de areas pioneiras. Tern o programa 
caracteristicas peculiares, representando, tal 
qual a construcao de Brasilia, experiencia 
de politica deliberadamente voltada para a 
efetiva ocupagao de novas areas do territ6- 
rio nacional. 

Em tOdas as situagOes comentadas, o 
programa regional qualifica-se como urn 
balanceamento de recursos e de potenciali-
dades, ao lado dos meios e dos instrumentos 
indiretos capazes de conduzir seu aproveita-
mento. A formulacao de tais programas, 
mesmo em seu carater preliminar de ante-
projetos, tern sido prejudicada pela ausencia 
de pessoal e da adequada concepcao para a 
natureza do problema. 

A pre-pesquisa e o pre-investimento re-
clamados para o born projetamento exigem 
que os programas se fagam sem prever a 
limitagao dos recursos de financiamento. 0 
born projeto ter* mais cedo ou mais tarde, 
sus oportunidade de implantagao. Na maio-
ria dos programas regionais, particularmen-
te na area subdesenvolvida, observa-se sis-
ternatica pobreza de projetos bem pondera-
dos e financiaveis. Repete-se, em parte por 
tal deficiencia, a triste dispersao de recursos, 
ao lado do insucesso de empreendimentos  

esbocados sem a cautela de previo proje-
tamento economic° e tecnico satisfatOrio. 

O born projetamento, no entanto, nao 
condigao suficiente para dar ao desenvolvi-
mento regional a desejada articulagao na-
cional. A suficiencia se completaria corn a 
necessidade de situar, no todo nacional, as 
efetivas viabilidades de cada projeto, como 
urn passo para a expansao e a consolidagao 
do mercado interno. 

O prOprio financiamento dos empreendi-
mentos tenders a se apoiar na hipOtese de 
uma interdependencia dos interesses do pro-
dutor do equipamento e do investidor ou, 
entao, na ordem de recursos capitalizaveis, 
face as exigencias regionais para determi-
nado projeto. A orientacao federal para essa 
sorte de decisOes articuladas, em claros e 
definitivos objetivos, trara frutos imediatos 
a recuperagao da periferia, nao beneficiada 
pelos impactos da industrializagao havida no 
Pais, ao mesmo tempo que se consolidara o 
parque manufatureiro instalado e sem plena 
utilizagao. 

Mecanismo da desigualdade e politica de 
integraciio regional 

Seria temerario fixar, a priori, as razOes 
das desigualdades regionais, mesmo porque 
a propria desigualdade nao se encontra sufi-
cientemente mensurada. Todavia, a licito 
especular em tomb de variaveis que, no 
mecanismo do desenvolvimento nacional, 
tern influencia semelhante no piano regional. 
A maior mobilidade interna dos fatOres e, 
particularmente, ate de recursos outros, da 
maior eficacia aos mecanismos geradores das 
desigualdades. Assim, prevalecem os classi-
cos meios da transferencia de renda e de 
capitalizagao, atraves da perda dos indices 
dos precos de intercambio e de outras hip5- 
teses discutidas no piano nacional. 

O grau de interdependencia regional 
tambem nao se encontra suficientemente 
determinado para reconhecer a posigao de 
cada area. A metodologia para tal aprecia-
cab e viavel e pode ser concebida em 
termos satisfaterios, desde que se estabeleca 
modelos regionais de insumo-produto (3). 

(3) Trabalhos divulgados pela Regional Science Associa-
tion liderados pelo Professor Isard, e mais recente-
mente a resquisa do Institute Torcuato di Tella 
sObre "A Estrutura Regional Argentina" sao referen-
cias da aplicagdo eficiente do quadro de insumo-
produto na analise de interdependencia regional. 
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Nao seria dificil contar corn tal pesquisa 
no caso brasileiro, desde que o IBGE se 
despertasse para a importancia desse ele-
mento informativo como indicador do de-
senvolvimento nacional, alem da propria 
utilidade secundaria de teste de consisten-
cia para a informagao estatistica reunida. 

Conhecido o nivel de interdependencia, 
ter-se-ia a magnitude da influencia dos me-
canismos de desequilibrios. Entre eles des-
taca-se, inicialmente, a tendencia dos pregos 
nas diferentes areas. 0 confronto dos niveis 
de pregos no tempo e dos pregos relativos 
esclarece situagoes proviveis que dao, para 
a area periferica ao centro desenvolvido, 
quadro normalmente desfavorAvel. Os in-
vestimentos sao encarecidos, enquanto os 
pregos dos produtos tradicionalmente expor-
tados sem elevado grau de industrializagao 
tern comportamento prejudicado pela flexi-
bilidade e caracteristicas da oferta do pro-
duto importado. Repete-se o quadro de ten-
dencias das relagOes de troca entre areas 
desenvolvidas e subdesenvolvidas. 

0 problema se agrava corn o fato de en-
frentar a periferia um centro organizado em 
escala crescente como setor capitalista, en-
quanto em seu quadro estrutural persiste a 
economia primaria, apoiada, inclusive, em 
mercado nao monetizado. A concorrencia 
dos pregos the e desfavoravel; trata-se ape-
nas, porem, de um dos processor de trans-
ferencia de renda. Outros, a seguir comen-
tados, tambem tern participagao decisiva na 
descapitalizagao regional. 

Enfatiza-se como importante desestimulo 
As economias regionais a dificuldade de re-
ter,. nas areas de origem, as poupancas ge-
radas pelos seus investimentos. A transfe-
rencia se processa, no caso das empresas, em 
termos de registro contAbil da parcela de 
lucros, aplicados em geral fora da area de 
origem. No que concerne a renda distribui-
da, na prOpria area, tem-se, gragas a sua 
concentragao, excedente cuja aplicagao tarn-
bem nao encontra na prOpria origem opor-
tunidades compensadoras. Em todo esse pro-
cesso, o sistema financeiro e bancario repre-
senta fator determinante na reorientagao dos 
fundos de investimentos regionais. A mobi-
lidade de recursos na economia nacional 
permite favorecer, portanto, o financiamento 
partial do desenvolvimento da area mais 
dinamica, pelas poupancas geradas na area  

periferica. As proporgiies dessa renda trans-
ferida escapam a melhor julgamento, porem 
na Orbita regional de origem tern percentual 
apreciavel. 

Os instrumentos de politica econemica 
vigentes tendem, tambem, a ser regressivos 
para a periferia. Fixados dentro do aparente 
criterio de equidade e de nao discriminacao, 
realizam, de fato, desajustes em suas conse-
qiiencias regionais. 0 multiplicador dessas 
influencias mostra-se variavel e, nao raro, 
prejudicial, em maior escala, para a periferia, 
onde o fato de terem setores predominantes 
na formagao da renda acarreta impactos 
normalmente mais violentos. 

Os instrumentos podem ser arrolados em 
seu conjunto, e vao desde a politica dos pre-
gos e fretes, sem o rateio nivelado dos 
custos de transportes, a politica de credit° 
que estabelece iguais normas para retengao 
de depOsitos ou tetos e prazos para opera-
gOes tradicionais de credit° oficial, ate a 
politica cambial que pretende, por vezes, 
uniformizar a taxa para produtos de expor-
tagao corn gravosidade diversa. sao, tam-
bem, exemplos a politica de investimentos e 
de tributagao que oneram, percentualmente 
mais, a periferia, de reduzido e limitado 
orcamento e corn carga tributaria ja exces-
siva, face ao seu nivel de renda; a politica 
de investimentos federais nem sempre corn-
pensateria para atender a descapitalizacao 
processada, e assim por diante. 

Dar organicidade regional a politica do 
desenvolvimento nacional, ponderando a 
agregagao das alternativas em jego, repre-
senta o desafio dos dias de hoje. 0 reconhe-
cimento das estruturas regionais exige, por 
exemplo, o atendimento de indirstrias me-
dias e pequenas, onde vantagens relativas 
sao evidentes. A organicidade, em caso como 
este ultimo, exige a definigio nacional de 
prioridades regionais, a constatar na politica 
de desenvolvimento industrial. 

Fato importante a acentuar e a caracte-
ristica peculiar da organizacao do Poder 
Palico no Pais. A estrutura fiscal e as corn-
plementacoes constantes de fundos especifi-
cos, corn rateios regionais, conduziram ao 
fortalecimento do poder de decisao estadual, 
cujo peso relativo na escolha de alternativas 
de desenvolvimento constitui fato nay° a 
examinar. Alem de formulagao initial dos 
projetos, as entidades regionais pressionam 
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os recursos dispersos na economia nacional 
e na administragao federal. Em areas como 
a AmazOnia e Nordeste, a coordenagao des-
sas iniciativas pode ser eficientemente ob-
tida, gragas as entidades federais all insti-
tuidas. 

Todavia, no que respeita ao financiamen-
to a projetos promocionais ou a inditstrias 
regionais, cabe indicar novo esquema opera-
tional. Nesse esquema, a ser meditado, teria 
o BNDE condicOes de auxiliar, como agen-
cia central, os financiamentos a tais em-
preendimentos. Orientando as decisOes, como 
Orgao federal central, corn responsabilidades 
previamente determinadas e recursos devi-
damente fixados e ampliados, teria o Banco 
oportunidade para disciplinar o interesse da  

integragao regional, como elemento basico 
ao alargamento do mercado interno. 

Uma imagem das entidades estaduais, 
interestaduais e federais, dedicadas a pro-
gramas regionais especificos, consta de qua-
dro prOprio do apendice, corn o alinhamento 
das mais significativas. TOdas essas entida-
des, parcialmente frustradas em seus objeti-
vos, pela ausencia de uma concatenagao de 
esforgos em piano nacional, representam 
valioso investimento a ser melhor estudado 
e considerado. A pratica do projetamento 
que se aplica nos diversos escalOes desses 
organismos regionais, desde ja a fator deci-
sivo, nos prOximos passos, para lograr a cor-
reta politica nacional de desenvolvimento 
regional. 

SUMMARY 

REGIONAL DEVELOPMENT — ITS PROBLEMS 
AND PERSPECTIVES 

The author examines the problems and 
perspectives of the regional development process 
in the Brasilian economy, and analyses the ef-
fectiveness of the economic policy instruments 
which may serve to correct the existing unbalances. 
He stressed the importance of coordinating efforts 
on the federal and state government levels in 
order to achieve greater progress in the national 
policy for regional development. All the analysis 
carried out in the study is based on Brazil's divi-
sion into five major geo-economic regions-north 
notheast, central west, southeast, and south-which 
are grouped in two single regions for purposes of 
the action taken by the National Bank for Eco-
nomic Development (BNDE). The two regions re-
ferred to are the developed region (south and 
southeast regions, not including the state of Es-
pirito Santo) and the underdeveloped region 
(north, northeast and central west regions, plus 
the state of Espirito Santo). 

In its first part, the study emphasizes the 
existence of regional unbalances in the country's 
economic development based on data of income 
and other important economic indicators presente 1 
as an attachment to the work. Following that, and 
still based on the same indicators, the author goes 
on o examine the uneven rate of growth observed 
in various regions. He then takes up the analysis 
of the problems of regional programming in Brazil, 
as seen from different angles: I) multiple and in-
tegrated utilization of hydrographic basins or 
major rivers valleys; II) urban communities and 
metropolitan planning areas; HI) problem areas; 
IV) pioneer zones. Finally, the author studies the 
mechanisms of inequality and the regional inte-
gration policy. He arrives at the conclusion that 
it is necessary to give regional organic character 
to the country's national economic development 
policy. 

RESUME 

DEVELOPPEMENT REGIONAL — PROBLEMES 
ET PERSPECTIVES 

L'auteur examine les problemes et les perspec_ 
tives du processus de developpement regional de 
l'economie bresilienne tout en analysant l'efficacite 
des instruments de politique economique qui se-
raint utiles a la correction des desequilibres exis-
tants, et rehausse, en meme temps, l'importancc 
de la coordination d'efforts, dans le domain du 
gouvernement federal et de celui des Estats, en 
vise d'atteindre un progres plus accentue dans la 
politique nationale de developpement regional. 
Toute l'analyse faite dans cette etude prend pour 
base la division du Bresil en cinq grandes regions 
geo-economiques: Nord, Nord-Est, Centre-Ouest, 
Sud-Est et Sud. Au regard des buts vises par le 
BNDE ces regions se groupent en deux: la region 
developpee (regions Sud et Sud-Est, sauf l'Etat 
de Espirito Santo) et la region sous-developpee 
(regions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest, l'Etat de 
Espirito Santo y compris). 

Dans la premiere partie l'auteur se penche sur 
les dlesequilibres regionaux du developpement 
economique du pays, en prenant pour base les 
dormees concernant le revenu et d'autres indica-
teurs importants qui sont presentes en appendice 
au travail. Ensuite, et sur la base des memes 
indicateurs l'auteur examine le rythme irregulier 
du developpement des differentes regions; puis it 
analyse les problemes de programmation regionale 
du Bresil, vus sous plusieurs angles, savoir: I — 
mise a profit, d'une maniere multiple, des bacins 
hydrographiques ou des vallees des grands fleuves; 
II — planification des cominunautes urbaines et 
des regions des grandes metropoles; III — regions-
problemes; IV — zonnes d'action pionniere. L'au-
teur etudie, enf in le mecanisme de l'inegalite et 
la politique d'integration regionale et finit en 
soulignant la necessite d'organiser, du point de 
vue regional, la politique de developpement na_ 
tional. 
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A ECONOMETRIA E 0 PLANEJAMENTO ECONOMIC° 

JESSE MONTELLO 

Chefe da Divisao de Estatistica e Atudria 

do Departamento Econamico do BNDE 

INTRODUCAO 

No presente trabalho trataremos do pa-
pel da econometria como instrumento para 
o estabelecimento de normas a serem obser-
vadas no planejamento do desenvolvimento 
econOmico. A econometria, que reime em 
urn so corpo de doutrina os modernos co-
nhecimentos da analise matematica, da in-
ferencia estatistica e da economia, atraves 
seus metodos, permite-nos ter uma visa° de 
conjunto das variaveis fundamentais que 
descrevem os fenOmenos econOmicos, esta-
belecendo interrelagaes entre elas. 0 con-
junto dessas relagiies, quando escritas em 
forma de equagOes estocasticas, constitui urn 
modelo econometric° que nos permite veri-

ficar, de modo tao perfeito quanto possivel, 
as alteracOes que se verificam em algumas 
variaveis quando as outras sofrem modifi-
cagOes, ditadas, por exemplo, por uma de-
terminada politica econOmica. Para o plane-
jamento economic° sao necessarios os estu-
dos de modelos nos quais figuram as varia-
veis macro-econOmicas. 

CONCEIT° DE MODEL° 

Conforme vimos acima, urn modelo 
uma idealizagao, em forma matematica, das 
diversas relagOes entre as variaveis que en-
tram em jOgo em urn fenOmeno. Em um mo-
delo apenas podemos considerar as varia-
veis fundamentais, tendo em vista que, em 
geral, o conjunto de tOdas aquelas que in-
fluenciam o fenOmeno a infinito e seria, por-
tanto, impossivel- considers-las em sua to-
talidade. 

Ha, na ciencia, imarneros exemplos de 
modelos. Em geral, urn modelo constitui o 
ponto de partida para o estudo de uma teo-
ria. Assim, a Geometria e o Calculo de Pro-
babilidades sao modelos. A Geometria e urn 
modelo que foi estabelecido inicialmente pa-
ra medir areas de terrenos e volume dos 
sOlidos. Esse modelo parte de certas nogOes  

primitivas e de relagOes entre elas denomi-
nadas postulados, que podem ser escritos 
em forma de equagOes maternaticas. 0 Cal-
culo de Probabilidade a outro exemplo de 
modelo especialmente construido para estu-
dar certos fenOmenos, chamados fenemenos 
aleat4rios, que apresentam o que se deno-
mina regularidade estatistica. Para o trata-
mento exato desse modelo, tambem chama-
do Teoria das Probabilidades, parte-se de 
urn conjunto de nogOes abstratas que sao 
designadas para a interpretagao das fre-
quencias relativas que se apresentam nos 
fenOmenos mencionados. As relagOes entre 
essas nogOes, que constituem os Postulados 
dos Calculos de Probabilidades, foram dadas 
de forma explicita por Kolmogoroff. No Cal-
culo de Probabilidade, o dualism° entre no-
goes empiricas e teOricas assume a forma 
de freqiiencia e distribuigOes observadas de 
urn lado, probabilidades e distribuicao de 
probabilidades do outro. Do ponto-de-vista 
das aplicacOes, uma distribuigao de proba-
bilidade refere-se a urn fenOmeno aleatoric), 
tal que cada observagao X compreende n 
medidas. 

X = (Xi, X2 7 • • • 7 Xn) 

Considerando-se essa observagao como 
urn ponto do espago euclidiano E , n — 

dimensional, urn conjunto C de pontos desse 
espago a chamado um evento ou aconteci-
mento aleatorio. Os prOprios pontos X sao 
chamados eventos elementares. A definigao 
de probabilidade envolve urn conjunto de 
tres elementos (E ,T, P), denominado cor- 

po de probabilidade. E e o espago dos 

eventos elementares, T e a familia de even-
tos C para os quais sao assinaladas probabi-
lidades e P e uma fungao de conjunto P (C) 
que nos fornece a probabilidade de cada 
evento C. A nogao de variavel aleatOria sur-
ge como uma fungi° de urn evento ele-
mentar: 

g = g (X1 , X2, • • • Xn) 
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Para caracterizar esta fungao como va-
riavel aleatoria e necessario que, para qual-
quer nemero real r, o evento constituido 

pelo conjunto de pontos X = (X 1 , 	, Xn) 

do espago En  que satisfaca a relagao: 

g (X1, X•, . . . Xn) < r, 

pertenga a familia T dos pontos para os quais 
sao definidas probabilidades atraves da fun-: 
gao de conjunto P. 

O USO DE MODELOS PARA ESTUDO 
DOS FENOMENOS ECONOMICOS 

Modernamente, para o estudo dos f e-
nOmenos econamicos estabelece-se urn mo-
del() matematico relacionando as variaveis 
que neles entram em jog°. As formas que 
assumem as diversas equagoes do model° 
podem ser simples definiciies tiradas da teo-
ria econamica, ou relagaes ditadas pela pro-
pria teoria ou resultantes da analise esta-
tistica de dados empiricos. Em virtude da 
impossibilidade de considerar Vedas as va-
riaveis que tern influencia sabre o fenome-
no, a ag5o conjunta de fades as variaveis 
abandonadas em regra podem ser represen-
tadas por variaveis aleaterias, (*) o que 
acarreta considerar algumas das fundamen-
tais como aleaterias. As equacaes do mode-
lo sat, assim estocasticas. 

Como se pode verificar pelo que disse-
mos acima, essas equagoes constituem hipo-
teses relacionando as variaveis, e contem 
parametros a serem estimados pela estatis-
tica. 0 raciocinio sabre modelos permite ve-
rificar as conseqiiencias legicas dessas hi-
pateses, confronts-las corn os resultados da 
experiencia, chegar, assim, a melhor conhe-
cer a realidade, e de agir mais eficazmente 
sabre ela. 

PROBLEMAS ESTAT1STICOS QUE SE 
APRESENTAM AO ESTABELECER 

UM MODEL() 

Um model° é, entao, constituido por um 
conjunto de hipateses sabre as variaveis que 
tern influencia sabre o fenameno estudado. 

(*) Quando isso nao acontece, a um indicio de que nas 
equagoes do moclelo nao estao consideradas tedas as 
variaveis que tern influencia marcante same o fen6- 
meno em estudo, ou sejam, aquelas que denomina-
mos de fundamentals. 

A fixacao das formas matematicas das equa-
cOes de urn model° constitui a primeira ques-
tao da analise estatistica dos dados que ser-
vem de apoio empirico ao estudo do f eri-
meno. E, portanto, o primeiro passo da ana-
lise estatistica dos dados observados. Urn dos 
problemas que se impifie logo de inicio e o de 
saber-se se o model° estabelecido e a con-
trapartida tearica do que se verifica na rea-
lidade, ou seja, e o da adequacao do mode-
lo as observacOes. Atraves das conseqiien-
cias que podem ser obtidas usando o mode-
lo e o seu confronto corn os dados da expe-
riencia, empregando testes estatisticos cons-
tituidos corn esse objetivo, podemos inferir 
a adequacao mencionada. Deve-se ter pre-
sente que, se testes estatisticos mostrarem 
que ele nao este se conformando a realida-
de devere ser o mesmo abandonado ou, pelo 
menos, alteradas algumas de suas equagoes. 

Como as formas dessas equagoes contem 
parametros desconhecidos, devem ser eles 
estimados, surgindo, assim, o segundo pro-
blema da inferencia estatistica, que e o pro-
blema da estimagao. 

Alem desses problemas, temos o de dis-
tribuigao, que permite conhecer as distribui-
goes de probabilidade dos estimadores dos 
parametros que figuram no model°. Aquelas 
distribuicoes de probabilidade sao tambem 
empregadas para testar hipateses sabre os 
valores dos parametros. 

VARIAVEIS ENDOGENAS E EXOGENAS 

As variaveis fundamentals contidas no 
model° sao classificadas em dois tipos — 
enclogenas e exogenas — segundo elas se-
jam ou nao objeto da explicacao pelo mode-
lo aludido. As primeiras sao consideradas 
determinadas pelo fenemeno que o model° 
traduz, ao passo que as eltimas sao tomadas 
independentemente. Assim as variaveis en-
degenas sao determinadas pela simultanea 
interagao das relagoes no model°, enquan-
to que as variaveis exagenas sao aquelas 
cujos valores sao determinados fora do mo-
del°. Sabre as exagenas podemos agir dire-
tamente. Elas sao, por exemplo, os impostos 
e os investimentos autonomos que podem 
ser modificados tendo em vista uma poli-
tica econtamica. 0 modelo procure mostrar 
como se comportam as variaveis endogenas 
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em fungao das exagenas, em virtude de o 
modelo, pelas raziies ja mencionadas, con-
ter obrigateriamente variaveis aleatOrias pa-
ra indicar a agao conjunta sabre o fenome-
no de tOdas aquelas que nao estao explIcita-
mente consideradas. Em regra as endOgenas 
sao consideradas variaveis aleatOrias. (*) 

Como exempla tomemos o modelo key-
nesiano elementar, destinado a dar uma ex-
] licacao perfuntOria do nivel de produgao e, 
portanto, do nivel de emprego, com base 
nas seguintes ideias: 

a) as decisoes de investir sao em grande 
parte autOnomas, o que podemos concluir 
endo em vista que os grandes projetos ne-
essitam do acerdo do Poder Public° e de 

uma decisao politica. Alem disso, na indUs-
ria a geralmente possivel antecipar ou dife-

rir a instalacao de novas equipamentos. Ape-
sar de uma parte dos investimentos ser con-
eqiiencia de evolucao da producao, a coin-

preensao do equilibria do sub-ernprego 
facilitada acentuando-se o carater autono-
mo, ao inves do carater induzido, dos inves-
timentos; 

b) o investimento acarreta diretamente 
um acrescimo de produgao do setor de bens 
de equipamento. Essa produgao suplemen-
tar a acompanhada indiretamente pelas dis-
tribuicOes de rendas em forma de salarios e 
dividendos. Essas novas rendas, por seu tur-
no, acarretam urn aumento das despesas pri-
vadas e, portanto, da produgao nos setores 
que fabricam bens de consumo. 

Essas consideraciies nos conduzem ao 
seguinte modelo: 

Y = C I + u i  

(1) 	C = f (y) 	u 2 

 I = autonomo 

onde o investimento I foi admitido autOno- 
mo, e Ye C representam, respectivamente, 
a renda distribuida e o consumo. As varia- 

veis aleatOrias u i]  e u2  denotam a influen-
cia das outras variaveis que nao foram con-
sideradas. 

Neste modelo a Unica variavel ex6gena 
I, as outras variaveis Y e C sao endegenas 

e, portanto, aleaterias. 

( 5 ) Em certos modelos algumas das variaveis exogenas 
sao aleatorias. 

MODELOS DETERMINATIVOS 
E ESTOCASTICOS 

Pelo que vimos acima, nos modelos des-
tinados a descrever a realidade econemica, 
as equagOes sao estocasticas. Esses modelos 
sack, por isso, denominados estocasticos. Alem 
desse tipo de modelo, aparecem na literatu-
ra econennica os chamados modelos deter-
ministicos, que podemos considerar resultan-
tes dos estocasticos, substituindo as varia-
veis enthigenas pelas suas esperancas mate-
maticas, ou valores medios, e desprezando 
as variaveis aleatOrias que denotam a in-
fluencia de tOdas as variaveis nao funda-
mentais, considerando-as, portanto, corn es-
peranca matematica igual a zero. Assim, urn 
modelo deterministico relaciona os valores 
medios das variaveis endagenas corn os cor-
respondentes das variaveis exagenas. 

0 modelo deterministic° corresponden-
te ao modelo keynesiano elementar e o 
seguinte: 

= C + I 
(2) 

C = f (Y) 

onde 	Y e C 	representam as espe- 
rangas matematicas das variaveis Y e C, 
respectivamente, isto é: 

= (Y) 

C = E (C), 

onde E representa o operador esperanga ma-
tematica. 

Os modelos deterministicos, embora 
mais simples para o tratamento matematico 
do que os estocasticos, nao permitem obter 
uma descricao satisfateria da realidade. Por 
isso, a tendencia atual a abandons-los de-
finitivamente. 

Das equacoes (2), supondo: 

	

f(y) = 	b, 

obtem-se: 

	

Y = 1—a — 	1 — a 

que permite explicar a producao em fungao 
do Investimento, suposto autOnomo. Nessa 

equacao 0< a < 1 e b> 0. 0 
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como aqueles que nao contem variaveis re-
tardadas. 

coeficiente 	o multiplicador de Key- 
1 —a 

nes e o coeficiente "a" chama-se propensao 
marginal a consumir. FORMA GERAL DE UM MODELO 

MODELOS ESTATICOS E DINAMICOS 

As equagoes de um modelo freqiiente-
mente contem variaveis endOgenas e ex6- 
genes referidas a periodos de tempo dis-
tintos, ou seja, alem das variaveis relativas 
a um periodo t, contem, tambem, as cor-
respondentes a periodos anteriores, chama-
das variaveis retardadas. Urn modelo em 
que esse fato ocorre, e urn modelo dinarni-
co, porque permite exprimir as variaveis 
endOgenas referidas a urn periodo de tempo 
t como fungi() das variaveis endOgenas e 
exOgenas retardadas, denominadas variaveis 
predeterminadas. Os modelos estaticos sao 
definidos, em contraposicao aos dinamicos, 

Adotando-se a seguinte notacao: 

designam as va-
riaveis endOgenas 
relatives ao pe-
riodo t; 

designam as va-
riaveis exOge-
nas relativas ao 
periodo t; 

designam as va-
riaveis aleatOrias 
do modelo; 

podemos escrever as equacOes do modelo 
do seguinte modo: 

Yl,t , Y2 / 	 Yn,t 

Z1 , t 	Z2,t 7 • • • • 

U1,t 	1-12,t 
	

Un,t 

(3) 
	

fi (Y1,t/ • • • / 	Yn,t/ Yl,t —1 / • • •5 Yn, t — 1/ • • • / Yl,t—p/ • • • 	Yn,t—p/ 	Z1,1, • • • Zn,t) 

= 	; i = 1 / 2/ • • •J n, 

onde p e o retardamento maxim° nas varia-
veis endOgenas. 

As relagoes estocasticas (3) sao as equa-
goes estruturais (*) do modelo e devem ser 
em niunero igual ao de variaveis endOgenas 
nao retardadas ou seja, n, desde que o 
guinte jacobiano: 

a  (f 1 ,  • • 	fn)  

a (Yi,t, • • •, Yn,t) 	°' 

seja diferente de zero, porque selmente nesse 
caso podemos exprimir as variaveis endOge-
nas em funcao das variaveis predetermi-
nadas. 

Quando conhecemos a distribuicao con- 

E N Yi,t 	E bi; "17;3_1+ 
j=1. 	J=1 

onde so consideramos as variaveis retarda-
das de urn periodo. Esse sistema escrito em 
forma matricial, assume o aspecto: 

(4') 	A Yt  B Yt _ 1  C Zt  = 1:t  

(*) As equacoes (3) den,ominam-se relacoes estruturais 
porque as relacOes entre as variaveis dependem nessas 
equagoes da estrutura do sistema econamico con- 
siderado.  

junta das variaveis aleatOrias 

13.13 	U2,t/ • • • , URA 

as equacoes (3) representam a estrutura do 

sistema econeomico. As funcOes f i  represen-
tam, por exemplo, as relacoes estruturais se-
guintes: funcao de producao, funcao de 
consumo, funcao de investimento, etc. Os 
parametros das fungoes (3) sao denomina-
dos parametros ou coeficientes estruturais e 
significam econOmicamente produtividade 
marginal, propensao marginal ao consumo e 
propensao marginal a inversao, etc. 

Quando o sistema (3) a linear, as equa-
geies estruturais podem ser escritas do se-
guinte modo: 

i = 1,2, ..., n, 

onde A, B, C designam as matrizes: 

= (ti„) , B = (bi ) , C = (N) 

i,j = 1,2, ..., n. 

e Yt  , Yt-i Zt , Ut sao os vetores colunas 

(4) E ci;  zjt  = ui,t, 
J=1. 
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1+1 

Yl t, 	 Y13-1 

Yt = ■ 	, Yt-1 = 

Ynt 	 Yn,t — 1 

MODELOS INTERDEPENDENTES 
E RECURSIVOS 

Urn sistema a interdependente se duas 
das variaveis endOgenas relativas ao perio-
do t, que figuram nas equagOes estruturais, 
tern comportamento reciproco no sentido de 
que elas aparecem em duas equaciies distintas 
que permitem a sua determinacao recipro-
Ca: ha assim uma inter-agao ou inter-depen-
dencia entre as variaveis. Por exemplo, o 
modelo keynesiano elementar mencionado, 
cujas equagOes estruturais sao: 

Yt = Ct 	It ± 1-1 't 

Ct=f(Yt)+ Ut  

interdependente porque ha urn comporta-
mento reciproco entre as variaveis Y e C t, 
como se pode ver por um sistema de setas 
usado para indicar o sentido da interagao 
entre as variaveis. 

Yt = Ct + It  + Ut 

Ct  = f (Yt) 

Tambem a interdependente o seguinte 
modelo, em que fildas as variaveis sao en-
dogenas: 

1.1 	 1+1 

Yt = Ct + It 	Y . 

Ct  = f (Yt) 	C . 

It = g (Yt- 1) + tt I• 
No diagrama de setas, representativo da 

interdependencia entre as variaveis, quando 
se trata de um sistema interdependente, al-
gumas aparecem em sentido contrario ligan- 

dt = f (Pt) , St — g(Pt--1) 

que da tres relaciies hipoteticas entre a de-
manda d, a oferta s e o prego p. 0 indice t 
refere-se ao tempo e descreve periodos con-
secutivos, t = 1, 2, 3, ... Pelo diagrama de 

lt 

= 	Ut = 

Zn,t 	 Unt 

do pares de variaveis que tern comporta-
mento reciproco. 

No caso do modelo recursivo nao ha 
duas setas de sentido contrario ligando pares 
de variaveis, como se pode verificar pelo 
exemplo seguinte: 

1 -1 
	

1 +1 

Yt = Ct -I- It 

Ct  = f (Yt-1) 
	

C • 

It  = g (Yt-i) 	U't' I • 

0 seguinte modelo, conhecido como mo-
delo de teia de aranha, que da tres relacOes 
hipoteticas entre a demanda d, a oferta s e 
o preco p, a tambem recursivo .  

t-, 

dt  = f (Pt) -I- Ur 	P 

St = g(Pt-r) + ITt 

St  = dt 

Observando esses dois laltimos modelos, 
podemos dar a seguinte definicao devida a 
E. Malinvaud. (*) 

"Urn modelo a dito recursivo se existe 
uma ordem das variaveis endogenas e uma 
das equagoes tal que a i — esima equacao 
possa ser considerada como descrevendo a 
determinacao do valor tornado pela i — esi-
ma varifivel endegena durante o periodo t, 
em fungi() dos valores das variaveis prede-
terminadas e das variaveis endogenas de 
ordem inferior a i. Urn modelo a dito inter-
dependente se nao a recursivo." 

No diagrama de setas, isso significa que, 
quando o modelo a recursivo, a possivel or-
denar as variaveis de tal modo que tOdas as 
setas, dentro do periodo t, apontem no mes-
mo sentido. 

Consideramos, agora, o modelo: 

St - 1) Pt  = Pt
-

1 	h(dt_ i  — 

setas se verifica imediatamente que ele 

(*) Veja E. Malinvaud, Methode Statistique de reco-
nornetrie, pig. 64. 

d 

S 

• 
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recursivo. De fato, tem-se o seguinte grafico: 

t -1 
	

t 
	

t+1 

S 

P 

d 

A importancia principal da classificagao 
dos modelos em interdependentes e recursi-
vos, reside no fato de que os metodos de es-
timacao estatistica sao distintos, conforme 
se trate de urn ou de outro tipo de modelo. 

PROBLEMAS DE IDENTIFICACAO 

Quando a possivel resolver com respei-
to as variaveis enclOgenas as equagOes es-
truturais de (3), obtemos a sua forma redu-
zida, que expressa aquelas variaveis em 
funcao das pre-determinadas. 

Os metodos de estimacao estatistica e, 
em particular, a analise de regressao, permi-
tem estimar os parametros que figuram na 
forma reduzida do modelo. Para avaliar os 
coeficientes estruturais, devemos entao utili-
zar as relagOes entre esses coeficientes e os 
parametros do model°. reduzido. 

Quando o sistema constituido por essas 
relacOes for determinado, diz-se que o mo-
delo estrutural a identificado. Se, porem, for 
indeterminado, nao é, em geral, possivel, 
corn auxilio da forma reduzida, determinar 
a estrutura do modelo. Freqiientemente po-
de-se, por consideracOes economico-tearicas 
ou experimentais, estabelecer entre os coefi-
cientes estruturais certas relaciies que tor-
nem o sistema mencionado determinado e, 
portanto, identificado o modelo estrutural. 
Se as relagoes suplementares estabelecidas 
tornam o sistema superabundante o modelo 
sera super-identificado. 

Consideramos, para fixar ideias, que o 
sistema estrutural tenha a forma (4'): 

(4') A Yt  B Yt _ i  C Z, = 

Se a matriz A e nao singular, resulta: 

Yt  = - A-1  B Yt-1 - A -1  C Z t  + A-1  Ut 

 Fazendo-se: 

(5) G=A -1 B,H= -A-1 C eA-lUt  = v t  

tem-se: 

(4") Yt  = G Yt-i H Zt vt 
que e a forma reduzida do model() estru-
tural (4'). 

As duas primeiras equacaes matriciais 
(5) podem ser escritas do seguinte modo: 

(5') AG+B=O ; AH-FC=0 
e relacionam os parametros das equagiles 
reduzidas corn os coeficientes estruturais. 

0 numero dos coeficientes estruturais 
que figuram na equacao (4'), 

(n - 1) n + n2  + mn = (n - 1) n + n (m + n), 
tendo em vista que e possivel tomar como 
unidade urn deles, ao passo que o numero 
de parametros que figuram no modelo re-
duzido e n (n m). Por conseguinte, as 
equacoes (5') sao indeterminadas, e o siste-
ma nao sera identificado. Para torna-lo 
identificavel sera necessario impor a priori 
(n — 1) n relacoes entre os coeficientes es-
truturais. 

OPORTUNIDADE DO EMPREGO DOS 
PROCESSOS ESTOCASTICOS NOS 

MODELOS ECONOMETRICOS 

As variaveis aleatOrias, que constam dos 
modelos econometricos, em regra, sao fun-
goes do tempo. Por conseguinte, podemos 
supor pertencentes a urn processo estocasti-
co. De fato urn processo estocastico a uma 
fa*milia infinita de variaveis aleatorias 

; 	t, 	. 

DEFINIcA0 DE UM PROCESSO 
ESTOCASTICO 

Diz-se que urn processo estocastico 

fxt  ; t 
definido quando, para cada sub-conjunto 

finito do conjunto infinito T, 

(t 1 , t 2 , 	t„,), 

é conhecida a functio de distribuicio con- 
junta da variavel aleatoria multidimensional 

(Xt, , 	, 	Xt), 
que representaremos por 

Ft t 	(xi, ,C2  , . 
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Alem disso, essa funcao de distribuicao sa-
tisfaz a seguinte condicao de compatibilida-
de de Kolmogoroff: 

Se (t i , t2, • • • tn) 
	

urn sub-conjunto 

de T e n< m, a variavel aleateria 

	 to  (7(1/ • • •/ 	= Ft, 

A variavel t chama-se variavel tempo. 
Quanto T e o conjunto de todos os inteiros 

— 1, 0, -F- 1, 	diz-se que o processo 
uma seqiiencia ou um processo estocastico 

corn parametro tempo discreto. See urn in-
tervalo o processo e dito corn parametro 
tempo continuo. 

Designando-se por X uma determi-

nagao da variavel aleateria X t  do processo 

estocastico mencionado, o conjunto nume- 

ric° infinito, 	; t 

denomina-se realizacao do processo. 
Quando o processo e discreto, as suas 

realizagties parciais x , x 	x consti- 
1 	2 

tuem series de tempo. 

FUNCOES VALOR MEDIO E COVARIAN- 
CIA DE UM PROCESSO ESTOCASTICO 

A funcgo valor medio e definida por 
EX = m , onde o simbolo E representa a 

esperanga matematica, e a funcao covarian-
cia por: 

e t ,„ = E (Xt, Xs) — m t  ms  ; t, s E T 

Quando s = t, tern-se a fungi° varian-

ein do processo: 

o-2t  = E 	- 	t ( T 

A fungao covariancia mede, em certo 
sentido, a dependencia entre as variaveis 
aleatOrias ligadas ao processo para diferen-
tes valores t. 

Com base nessas caracteristicas, pode-
mos definir o coeficiente de auto-correla-
ea° do processo pela expressao: 

et,s1 
Pt.s 

PROCESSO ESTOCASTICO 
ESTACIONARIO 

Diz-se que urn processo estocastico  

	

(X t,, X y 	X t,) 

uma variavel marginal da variavel 

	

Xte 	Xtm), 

isto é: 

, tm 
	1! • 	•/ Xn, 	/ • • •1 

Oct  ;tE T}  
estacionario em sentido restrito quando 

qualquer conjunto finito: 

(X X . , 	t2 , • • 
	xt 

de variaveis aleaterias da familia X , 

t E T , tern a mesma funcao de dis-

tribuigao que a variavel n — dimensional: 

(6) (Xt i 	Xt 2  h • • • Xt.  + h) 

para qualquer h, desde que 

t i  + h, t 2  + h, 	, tn  + h 

sejam pontos de T. Assim, as distribuicoes 
conjuntas das variaveis (6), para diferen-
tes valores h, sac) equivalentes e dependem 
sOmente das diferengas de tempo: 

t2 — ti , Li — t2, • • •1 	 to - 1 • 

Resulta dessa definigao que nos proces-
sos estacionarios, tem-se: 

Xt  = m , cr2t  = 

	

sendo m e (72 	constantes, ou seja, as 

fungoes media e variAncia sao independen-
tes do tempo. Essa propriedade a usada pa-
ra definir os processos estocasticos estacio-
narios em sentido amplo. 

Como a funcao de distrtibuicAo conjun-
ta da variavel bidimensional (X , X ) 

depende samente da diferenca t-s, segue-se 
que a funcao covariancia do processo esta-
cionario e somente funcao da diferenca t-s, 

isto e: 

et,s = et—s = 

sendo: 

n 	t-s 

Dal resulta que os coeficientes da auto-
correlagao dependem sOmente da diferen-
ca t-s, isto é: 

Pt,s = Pn = 

REVISTA DO BNDE 
	 123 



FUNcA0 ESPECTRAL 
	

estocasticos estacionarios, que existe uma 
funcao F (t), monOtona, nao decrescente, 

Demonstra-se, na teoria dos processos 
	

tal que: 
7r 

fen  = 	eint  d F (t) , n = 0, + 1, + 2, .. .; 

71" 

F ( — 	= 0, F (r) = 0-2 , 

presso por meio de uma integral estocastica, 

Xt  = 	'reit' d Z (x) , I 

„, _ A- 
quando o processo é discreto e: 

co 

quando o processo a discreto, e: 

en — 
	eint  d F  (t), F( — 03 ) = 0, F(+ 03 ) = (r2 , 

se o processo e continuo. 

A funcao F (t) denomina-se funcao de 
distribuicao espectral e, sua derivada, quan-
do existe, e a funcao de densidade espectral. 
Essas fur-10es permitem caracterizar o pro-
cesso estacionario. 

REPRESENTAcA0 ORTOGONAL DE UM 
PROCESSO ESTACIONARIO 

0 Professor Herald Cramer demonstrou 
que todo processo estacionario pode ser ex- 

i Xt  = 	eitx  dZ(x), 

_. 
quando é continuo, onde 

{Z (x), — CO < x < + CO } 

é um processo estacionario particular de 
variaveis aleatOrias complexes, denominado 
processos de acrescimos ortogonais, que tern 
as seguintes propriedades: 

F {[Z (x i) -- Z (x2)] [Z (x3) 	Z (x4)1} = 0, se x 1 	x2  ?. x3 	x4 

E Z (x1 ) — Z (x2) 1 2  = F (x1) F (x2) , x 1  > x2 , 

sendo F (x) a funcao espectral do processo 

{Xt ,tE T}  

TIPOS GERAIS DE PROCESSOS 
ESTACIONARIpS 

Os principais tipos de processos estacio-
narios usados nas aplicacOes econometri-
cas, sac): 

a) Processo aleatOrio puro; 
b) Processo auto-regressivo; 
c) Processo de medias moveis; 
d) Processo harmonico; 
e) Processo de periodicidades ocultas. 

a) Processo aleatorio puro: 

Em urn processo aleatOrio puro as va-
riaveis aleatOrias sao independentes e tern 
a mesma funcao de distribuicao imediato 
que, nesse processo a funcao covariancia é: 

en  = 0, n = + 1, + 2, .... 
e a funcao densidade espectral para o pro-
cesso discreto é: 

2 

f (x) = - 
2 r  

b) Processo auto-regressivo: 

Considere-se uma equagao de diferen-
gas estocasticas de ordem h corn coeficien-
tes reais constantes: 

(7) Xt  bi  Xt_ 	. . . 	bh Xt-h = Yt , 

onde Y
t 

pertence a urn processo aleatOrio 

puro de media zero e variancia (r2 . 

A equagao (7) define uma variavel alea-
tOria X , que quando pertencente a urn 

processo estacionario, este recebe a deno-
minacao de processo auto-regressivo. 

Para obter a solucao de (7), considera-
mos a equacao homogenea associada: 

(8) Xt  + 1) 1  Xt _ 1  + + bh Xt _ b  = 0, 

que tern para equacao caracteristica: 
(9) Zh 101  zh - 1 + 	hb  = 0  

Para simplificar o tratamento materna-
tic°, vamos supor que as raizes desta equa-
cao sao simples e que todas sao pontos in- 

teriores do circulo unidade I Z < 1 , isto é: 
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1,1Z2j< 1 ,...,lZhi< 1. 
A solugao geral da (8) é, portanto: 

h 

(10) Xt = E 
j=1 

onde os 	, j = 1, 2, ..., h 	sao cons- 
tantes. 

Uma solucao particular da equagao (7) 

se obtem formalmente, considerando a serie 

de variaveis aleatOrias: 

(11) Xt  = ao  Yt  + 	+ a2  Y 

onde os coeficientes a l  , a2  , 	satisfazem 

ao sistema de equacoes lineares: 

ao = 1 

al  ± b 1  = 0, 

a2 	al 1)1 	b2 = 0, 

ah  ah- bi + 	b2 + • • . + bh 0, 

ak + 	+ •ak-2b2 	ak_h bh 0, > h) 

cujas incOgnitas a l , para i = 1, 2, 3, ..., 

sao univocamente determinadas porque o 
seguinte determinante a diferente de zero: 

0 0 
	

0 

bi 
	1 
	

0 
	

0 

112 
	

b 1 
	1. 	0 

1)1,1 bh-0 bh-3 • • • 1  

Podemos demonstrar que na hip6- 

tese admitida acima de que as raizes 

Z1, Z2, • • •, Zh sejam pontos interiores do 

circulo unidade, a serie (11) e convergente. 

Por conseguinte, a solucao geral da (7) é: 
= 

(1 2) 	Xt  = E 	zl• + Yt + al Yt-i 	2.2 Yt-2 + • • • 
;-1 

Como o somatOrio da relacao anterior 

tende a zero, entao: 

(13) Xt  = Yt 	at Yt-1 + a2 Yt-') + • • • • 

a solucao de regime da (7). A essa mes-

ma conclusao, sOmente com uma maior soma 

de trabalho chegar-se-ia se a equacao ca- 

racteristica (9) tivesse raizes maltiplas, in-
teriores ao circulo unidade. 

Multiplicando-se ambos os membros de 

(7) por Xt+m  eXt _ m , respectivamen-
te, e em seguida, determinando-se a espe-
ranca matematica dos termos das equaciies 
assim obtidas, vem: 

(14) 
am  

Pm 	bl Pm -1- 1 + • • • + bit Pm + h """-- 

Pm + b1 pm- + • • • + bh Pm-h = Aa >0, 

> 0, ao  = 1 

onde: 

g = a(2) 	+ 
A Ultima equacao permite construir o 

correlograma do processo e a penaltima es-
timar os parametros a , m = 1, 2, ..., 

quando se conhecem os coeficientes de au- 

tocorrelagao pm , para m = 0, ± 1 + 2, ... 

Notando-se que (14) tern a mesma 
equagao caracteristica que a (7), a sua solu-
cao geral sera: 

(15) 	p m = E B; 	, 
=1 

onde os B . sao constantes a serem determi-
) 

nadas por condicOes iniciais. 
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IZ1 1< 1,1Z2l< 1 , 	iZhi < 1 . 

A solucao geral da (8) é, portanto: 

h 
(10) 	Xt = E 	, 

j =1 
onde os 	A, , j = 1, 2, ..., h 	sac) cons- 
tantes. 

Uma solucao particular da equacao (7) 

se obtem formalmente, considerando a serie 

de variaveis aleatOrias: 

(11) Xt = ao Yt 	alYt- i 	a2 Yt-2 • • • •1 

onde os coeficientes a l  , a2  , 	satisfazem 

ao sistema de equagoes lineares: 

ao = 1 

al b 	 = 0, 

a2 	h1 	h2 = 0, 

ah 	ah- bt 	ah-2 b2 	. 	bh 0, 

ak + ak-ibt + -ak-2b2 + • • • + ak-h bh = 0, (k > 

Podemos demonstrar que na hip6- 

tese admitida acima de que as raizes 

cujas incOgnitas a, , para i = 1, 2, 3, ..., 

sao univocamente determinadas porque o 
seguinte determinante a diferente de zero: 

1. 0 	0 	... 0 

b 1 1 	0 . 0 

b2 b 1 	1 	... 0 = 1 

bh-9 bh-3 • • 	• 1  

Zl, Z2,•••,Zh 
sejam pontos interiores do 

circulo unidade, a serie (11) e convergente. 

Por conseguinte, a solucao geral da (7) é: 

(12) 	Xt  = E 	Y, + a l  Y - t-1 	a2 Yt-2 + • • • 
j =1 

Como o somatOrio da relacao anterior 

tende a zero, entao: 

( 13) Xt = Yt + at Yt - 1 + a2 Yt - 0 + • • • • 

a solucao de regime da (7). A essa mes- 

ma conclusao, sOmente coin uma major soma 

de trabalho chegar-se-ia se a equacao Ca- 

racteristica (9) tivesse raizes multiplas, in-
teriores ao circulo unidade. 

Multiplicando-se ambos os membros de 

(7) por Xt+m  e Xt _ m  , respectivamen-
te, e em seguida, determinando-se a espe-
ranca matematica dos termos das equagOes 
assim obtidas, vein: 

(14) 
	

Pm + hi Pm + 1 + • • • + b It Pm +h = 
am 	

>0, ao  = 1 

Pm + b1 P.-1 + • • • + bh Pm -h = 	> 0, 

onde: 

 g = ao + al
2  

a2 
A Ultima equacao permite construir o 

correlograma do processo e a penilltima es-
timar os parametros a , m = 1, 2, ..., 

quando se conhecem os coeficientes de au-

tocorrelagao pm , para m = 0, + 1 ± 2, ... 

Notando-se que (14) tern a mesma 
equacao caracteristica que a (7), a sua solu-
cao geral sera: 

(15) 	p m = E Bi 	, 

onde 	 ande os B . s o constantes a serem determi- 
) 

nadas por condicOes iniciais. 
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Se as raizes da (9) sac) complexas, 
tem-se: 

Z;  = Pi  (cos 0; 	i sen 

onde 
	p1  e 0; 	sao, respectivamente, o 

modulo e o argumento do complexo Zi  . 

Portanto, a (15) podera ser escrita: 

s 
pin = Ao + E 1111  (13; cos m 0;  + IV sen m 00 

i = i 

onde S = [—h 	, ou seja, o maior intei- 
2 

Xt 	Xt-1 	Xt-2 = 

cuja solugao de regime e: 

Xt  = al)  Yt  + al  Yt _ i  a2  

Pelo que vimos, os coeficientes desta 
expressao sao determinados pelo sistema de 
equagOes lineares: 

ao= 1 

al + 1)1 = 0  

(16) 8.2  + ai  b i  + h2  = 0 

ak ak-1 + ak_ 21)9 = 

Donde se obtem: 

ao =1  

(17) a l  = - b 1  

a2 = 	b2 11 7 

Observemos que a Ultima equacao do 
sistema (16) e de diferentes Fontes nas in-
cOgnitas a 1  Logo, a sua equacao caracte-

ristica 6: 

(18) Z 2  + biZ + b2  = 0, 
que tern as seguintes raizes: 

- b1  ±  i 14 b2 -- 
(19) Z = 	4 b2  > 

Escrevendo-se: 

p = 	< 
1141)9-b;!  

	

cos 0 = 	
b
_ , sen 0 = 

2'0b2 	 2 -Vb2  

h 
ro menor que ou igual a 7  

Corn 	I Pi I < 1, 	entgo, 	p 	0 , 

quando m-÷ c° • Os Pin  compaem-se, 
assim, de harmOnicos amortecidos, e tende-
rao a zero oscilando em tOrno desse valor. 
A mesma conclusao chegar-se-ia se a (9) 
tivesse raizes multiplas. 

Urn caso que freqiientemente ocorre 
na pratica a aquele em que a equacao (7) 

de segunda ordem. Nesse caso, tem-se: 

Yt , corn 4 b2  > 	b 2  < 1 

Portanto, a solucao geral de (16) é: 

(20) 	ak  = Pk  (CCOS Ok + D sen B k) , 

onde as constantes C e D sao determina-
das pelas condicOes iniciais (17). Sendo 
assim, tern-se: 

= 1 

D = cot 0 

Substituindo-se esses valores na (20), 
obtem-se: 

Pk  = )1 4b2 — 14.  

que conjugada corn a expressao de X t  , re- 

sulta a solucao do model° auto-regressivo 
particular ern exame. 

Para obter o correlograma do proces-
so, devemos resolver a seguinte equacao 
de diferencas: 

Pm + h1  P.-1 + 1)2 Pm-2 — 0 , 

que tern tambem a mesma equacao caracte-
ristica (18). Sua solucao geral sera, por 
conseguinte: 

= dim  (c cos m 0 + b sen m 0), 

onde as constantes C e D, serao determi-
nadas pelas condicOes iniciais: 

Po = 

P1 + h1 + 1)2 P1 = 0 , 

ou seja: 

Po = 1  

2 
pk-1-1 sen (k + 1) 0 , 

tern-se: 

Z 	p (cos 0 + i sen 0). 

bi 
Pt = 	 

+ b2  
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Dal se segue que: 

Pm — 	
1 + p2) sen 	

sen (k 	1) - p2  sen (k - 1)0} . 
(  

Desenvolvendo-se 	 sen (k 	1) 0 = sen k 0 cos 0 + sen 0 cos k 0, 
sen (k 	1) 0 e sen (k - 1) 0 	sen (k - 1) 0 = sen k 0 cos 0 - sen 0 cos k 0, 

pelas formulas conhecidas da trigonometria: 
	tem-se: 

sen2  (k 	1) - p2  sen (k - 1) 0 = (1 - p2) sen k 0 ccs 0 + (1 + p2) sen 0 cos k 

e, por conseguinte: 

k [ 	
2 

— 2  

Pk = P 	 sen k 0 cot 0+ cos k p  

Escrevendo-se: 
1  + p2 

tg ‘p — 	 tg , 
1 

resulta da relagan anterior: 

pk  = pk sen (k 0 + 

Essa expressao vem mostrar que pk 

oscilara corn periodo 	 em tOrno do 
0 

eixo horizontal e que sendo p<1, as osci-
lacOes serao amortecidas. 

c) Processo de medias meveis 

0 processo de medias mOveis (*) de or-
dem h, e definido pela relagao: 

Xt = ao Yt 	at Yt - 1 + • • • + all  Yt - h 

onde 	yt  ; t 	— 1 o 	...  
chamado processo primario, a urn processo 

aleatoric) puro de media "m" e variancia (T 2  

Da Oltima igualdade resulta que a va-
riancia do processo a dada por: 

2 

	

D2 (xt)  = (302 + a21  + 	+ ah2 ) 

tendo em vista que as variaveis aleatOrias 

Y t 7 Y t -  7 • • • 7 Yt—h 

nadas.  

Como o processo 

frt  ; t = 	- 1,0, + 1, ...) 

e aleatoric) puro, sem perda de generalida-
de, podemos supor m 0, para determi-
nar o correlograma do processo 

(Xt  ; t = 	- 1,0, + 1, .. 

Portanto: 

± • • • ± ah ah-k 

g 

Pk = 0, para k > h . 

sendo: 

	

2 	2 	2 
g = ao ai 	ah 

Por conseguinte, o correlograma tern 
ordenadas iguais a zero, para k>h. 

d) Processo harmilnico: 

Urn processo estocastico 

	

{Xt, ; t = 	- 1,0, ± 1, 	...} 

e harmOnico quando as variaveis X t  sac) 

definidas por: 

ak  ao  
Pk = 

(21) Xt = AO + E (A;  cos t + Bi  sen t 
1=1 

onde os A e B sac) variaveis aleatOrias. 
1 	1 

O harmOnico: 

nao sao correlacio- 	 Ai  cos t 	Bi  sen t , 

pode ser escrito: 

Ai  ccs t Pi 	Bi  sen t 	Ci  cos (0i  t 	co;); ci  = 	+ 	; tg = 7ILB  , 

sendo C , sua amplitude; 

se e 	
2a

= 	seu periodo. 
0;  

sua fa- 	Pode-se demonstrar que o correlogra- 
ma do processo e definido por: 

(22) pm  = ao  E 	eosin oi  bi  sen m 01), 

onde os a e b sao constantes. 

Comparando-se as relacoes (21) e (22) 
(*) Veja Revista Brasiliera de Estatistica ns. 87 e 88: 

Jesse Montello, Sate a determinaedo dos Processos 
Estocdsticos Primdrios. 
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constata-se que o correlograma tern os 
mesmos periodos que o processo estocas-
tico. 

e) Processo de periodicidades ocultas: 
0 processo de periodicidades ocultas 

(hidden periodicities) resulta da superpo-
sick> de urn processo harmanico corn urn 
dos processos: aleatorio puro, auto-regres-
sivo ou de medias mOyeis. 

MODELO DE SAMUELSON 
Um modelo bastante interessante na 

teoria dos ciclos e o de Samuelson que se 
baseia em uma combinacao do multiplica-
dor e do acelerador. Tratamos &este mode-
lo dando inicialmente a sua formacao es-
tocastica. As suas equacCies estruturais que 

(26) 	It = ab (Yt-1 - Yt 

Substituindo I t  dado pela (26), e C t , 

dado pela (24), na equag5o (25), tem-se: 

Yt = a Yt-1 	ab (Yt-1 

compreendem uma equacao de definiclo e 
duas equagOes de comportamento (consu-
mo e investimento), sac): 

(23) Yt = et + It 

(24) et = a Yt - 1 + Lt 
(25) I t  = b (Ct - Ct- 1) + I ± Ut" 
(principio do acelerador), sendo I o inves- 

timento autanomo e Ut e 11 /,' variaveis 
aleatOrias pertencentes a dois processos es-
tocasticos. As condicaes iniciais s5o: 

Yo = Ro e Y1  = 
e o investimento autanomo I e a imica va-
riavel ex6gena. 

Substituindo a expressao de C , dada 

pela (24), na equacao (25), obtem-se: 

-2) ± b (IT; - irt-1) ± + 11/  

Yt- + I + b (1.7 - TT) + Ut 
ou: 

Yt a ( 1 	Yt-1 	Yt-9 = I + h (T_T - 1_1') + 

Fazendo-se: 

Ut  = b (U't  - IT_ 1) 	IT't% 
tem-se: 

(27) Yt a ( 1  + Yt- 	Yt- 2 = + frt 
onde U e uma yariavel aleatOria pertencen-

t 
to a urn processo estocastico, que resulta 
de uma combinacao linear, dos acima men-
cionados. Sabre o processo 

(iTt; 	= • • • - 	0, + 	...) 
faremos a hipatese de que e aleatario puro 

de media zero e variancia cr 2  

Uma solucao particular da equacao ho-
mogenea: 

Yt a (I + b) Yt-1 ab Yt-9 = 
e: 

Yt  = Y (constante) 
De fato, tern-se: 

(28) Y - a (1 + b) YR- ab = I 
ou: 

Y (1 - a) = I, a < 1 
Donde: 

Y= 
I 

1- a 

Subtraindo-se ordenadarnente as equa-
goes (27) e (28), e fazendo-se: 

Yt Y = t • 
teremos: 

(28') Yt  - a (1 ± b) Yt- 	t1bYt-9 = Ut • 
por onde se ye que na hipotese de que U 

pertenca a urn processo aleatOrio puro, a 

variavel Yt  (on YO perteneera a urn pro-
cesso auto-regressivo. 

Consideremos a equacao homogenea 
associada a (28'): 

(29) yt  - a (1 + y t_ i  aby t, = 0, 
cuja equacao caracteristica é: 

(30) Z 2  - a (1 ± b) Z-}-ab =0 

Resolvendo esta equacao, tern-se: 

a (1 ± ± N/a2  (1 ± b)2  - 4ah  
Z 

2 

Podemos distinguir tres casos: 

I) As raizes sat) reais e desiguais: 

a2  (1 ± b) 2  - 4ab > 0 
II) As raizes sac) reais e iguais: 

a2 (1 + b) 2  -. 4ab = 0 
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0,8 

0,6 

0,4 

3 2 4 

Podemos agora construir o grafico de 
funcao (Fig. 1): 

0 

1,0 

I. D. 
1. A. 

III C 

0,2 

B 

Observando-se que a > 0 as condicoes 
anteriores podem ser substituidas, respecti-
vamente, por: 

4b 	 4b 
	 • HI) a < 	b)2 . 
(1 + b)2  ' 	(1 + b)2  

III) As raizes sao complexas conjugadas: 

a2  (1 + b) 2  - 4ab < 0 

I) a> 	
4b 	

• II) a 
(1 ± b)2 ; 

No piano (a, b), as regioes definidas 
por essas relagOes podem ser facilmente 
construidas. De fato, estudemos inicialmen-
te a variagao de funcao: 

(31) 	
4b 

= —, para, b > 0 
(1 ± b) 2  

Para b > 0 , essa expressao define uma 
funcao continua, tal que: 

b = 0 , acarreta a = 0 

b -->- co , acarreta a -÷ 0 

A derivada da (30) é: 

, 	4 (1  - b) 
a - 

(1 + b)3  

que se anula para: 

b = 1 

Para 0 G b < 1, tem-se, entao a' > 0 
ou seja, a funcao a (31) a crescente de b. 

Para b < 1, tern-se: a' < 0 e a funcao 

(31) a decrescente. 

Portanto, para b = 1, a funcao defini-
da pela (31) tern urn maximo de valor: 

a = 1 

Esses resultados podem ser condensa-

dos no seguinte quadro de variacao da fun-

cao (31): 

b 0 1 / 2,0 / 3,0 / + 03  

a o 
/ 

1 (max) \ 0,9 \ 0,75 
\
\ +0 

a' + + 0 - - - - 
- - 0 



No que se refere a concavidade, verifi-
ca-se que: 

(1 ± b)4  
que se anula para b = 0. Quando b < 2, 
a" < 0 e a curva a cOncava para baixo e 
quando b > 2, a" > 0 a curva a cOncava 
para cima. 0 ponto de inflexao correspon-
de a b = 2. 

Na Fig. 1, os pontos interiores da re-
giao I (I-A e I-D) correspondem as raizes 
reais e desiguais da equagao (30); os pontos 
sebre a curva II correspondem as raizes 
reais e iguais e aqueks interiores a regiao 
III (III-B e III-C) as raizes complexas. 

< 4 — 4a 

—4ab <4- 4t  

—4ab < 4 — 4a 

A seguir discutiremos o comportamen-

to das solugOes da equagao (29). Quando 

as raizes Z e Z
2  da equagao (30) sao 

reais e desiguais, tern-se: 

Yt, = C1 Z1 d- C 2  4 

facil ver que ambas as raizes Z e Z 
1 	2 

pertencem ao intervalo aberto (0,1), se 

b < 1. De fato, essas raizes sao maiores do 

que zero, porque: . 

a (1 + b) > Va2 (1 — b)2  — 4ab 

Por outro lado, como a < 1 e b < 1, 

tern-se sucessivamente: 

4ab 

(1 + 

an = 8 (b — 2)  

(32) a2  (1 + b) 2  — 4ab < 4 — 4a (1 -I- 	+ a2  (1 + b) 2  

Por extragao de raiz quadrada, consi-
derando so o radical positivo, tern-se: 

Va2  (1 + b)2  — 4ab < 2 — a (1 ± b), 

observe-se que, em virtude das hipOteses, 
2 — a (1 + b) > 0. 

Logo: 

a (1 + b) + Va2  (1 + b) 2 — 4ab  
<  

2 
o que demonstra que as duas raizes sao 
menores do que 1. 

Vemos assim, que quando o ponto 

(a, b) E I e a < 1 e b < 1, isto é, na regiao 

I-A do grafico, as raizes Z 1  e Z
2 
 perten-

cem ao intervalo (0,1). Portanto: 

lim yt  -= 0 
t--). co 

Sempre que (a, b) E I D isto é, se 

b 	1, tern-se: 

lim yt  = co , 
t 

porque de (32) se obtem: 

/a2  (1 -I- b12  — 2 < a (1 + b) — 2 , 
e a (1 	b) — 2 	0. Para verificar esta 
Ultima desigualdade, basta notar que se 
tern sucessivamente: 

b> 1 ,-----p-b±b> 1 ±bou 2 b> 1 ±b--=-> 
1 ±

2b  

b >1  

Como se tem em I-D: 

a > 	_ 	 > 
4b 	2 	2b 	2  

(1 ± b) 2 	1 + b 1 ± b 	1 ±b 
entao: 

a (1 + b) 2 

Dai se segue que: 

a (1 + b) — v'a2  (1 + b)2 -4ab  
2 	

>louZ1>1 

e, portanto: 

lim yt  -= 0 

Quando as raizes da equagao (30) sao 
reais e ambas iguais a Z tern-se: 

Yt = (C1 + C2 t) Zt1 y 

onde Z 1  — 
a (1 + b)  

2 
Se b 1 e como a< 1, a imediato que 

Zi  < 1, porque a (1 + < 1 + b < 2 

Logo, neste caso, tem-se: 

(33) 	lim y t  = 0 
t—± co 

Por conseguinte, quando o ponto (a, b), 
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se desloca sObre o trecho OE da curva II, 
entao a (33) se verifica. 

Quando b > 1, tern-se 

a (1 + > 2 e Z 1  > 1 

Logo: 

lim yt  = co 

Consideremos agora o caso em que as 
raizes de (33) sao nUmeros complexos con-
jugados. Neste caso, os pontos (a, b) per-
tencem a regiao III da Fig. 1, e as raizes de 
(30) sao dadas por: 

Z = c ± id, 
onde: 

	

a(l+ 	1 	  
c = 	

b) 
 2 	e d = -2- V4ab - (1 + b)2  

0 modulo de ambas as raizes é: 

p = Vab 

Escrevendo-se: 

a(1 + b) 	 a2  (1 ± b) 2  
cos 0=   esen 0 = 111 	1 

2 Vab 	 2 
as raizes da equagao (30) podem ser escri-
tas na forma trigonometrica: 

Z1 = p (cos 0 + i sen 0) = Vab (cos 0 + i sen 0) 

Z2 = p (cos 0 - i sen = Val) (cos 0 i sen 0) 

Por conseguinte, a solucao geral da 
equacao (29) é: 

(34) 

(35) 

Observando-se que a Ultima equacao 
(35) tern tambem a equacao caracteristica 

Para estudar o comportamento assin-
tatico desta solucao, devemos distinguir 
tres casos: 

i) ab > 1, 	ii) ab = 1 	e iii) ab < 1 

A curva de equacao 

ab = 1 

representa uma hiperbole que decompOe a 
regiao III da figura nas duas seguintes 
III-B e nas quaffs se tem respectiva-
mente ab < 1 e ab > 1. 

Para os pontos da regiao III-B, tem-se 
em virtude de (34): 

lim yt  = 0 
t-÷0. 

Quando o ponto (a, b) E III. C, entao, 

lim Yt = 

Sempre que (a, b) esta sObre a curva 
da equacao ab = 1, tern-se: 

yt  = A cos 8 t B sen 0 t 

e y nao tende para nenhum limite, mas 

oscilara em tomb de zero. 

Estudemos, agora, a solucao geral da 
equacao (28'). Uma solugao particular se 
obtem escrevendo: 

(34) yt  = ao at + ai ut-i + a2 at-2 + 
onde os coeficientes ao, a1 , a2  , 	sao de- 
terminados pelo sistema de equagOes li-
neares: 

para k > 2. 

(30), a sua solucao geral sera: 

73-  
Yt = (ab) (A cos 0 t 	B sen 0 t) . 

ao = 1  

a l  - a (1 + b) =0 

a2  - a t  a (1 ± b) aba2  = 0 

ak ak-i a (1 + + abak _ 2  = 0, 

(i) a k  = C I  Zt ± C2 a se a > 

= (C1 + C2 k) 4, se a - 

4b  

(1 + b)2  

4b  

(1 4- b) 2  

(iii) ak  = (ab) (C 1  cos 0 k + C2 sen 0 k), se a < 
4b  

(1 + b) 2  
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Z2  
I C2 Z 1  

I 
+ C1 zti + 

rzt -F1 4+1 

( 1 2 Z2 + 
k=11 	Zi — 2 

i) Yt = 
1 — 

Ut- k 

sendo 0 o argumento das raizes Ze Z 1 	2 
As constantes Cl 	2 

e C devem ser de- 

terminadas de modo que as duas primeiras 

condicees (35) sejam satisfeitas. 

No caso da solucao (i), tem-se: 

C1 + C2 = 1 

CI Zi C2 Z2 = a (1 + b) 

Donde se obtem: 

Zi 	 Z•, 
L 1  C — 	 C2 = 	r.7 

— Z2 , 
	

Z2-7i1 

e a solucao particular procurada da ultima 

equacan (35), sera obtida fazendo-se: 

Zir"-4 +1  

Zi — Z2 

na serie (34), desde que a < 1 e b < 1 

porque, entao, ns raizes Z1 2 e Z perten- 

cem ao intervalo aberto (0,1). 

Para a solucao ii) tem-se de modo 

analogo: 

C i  = 1 

(C 1  + C2) Z 1  = a (1 + b) 

donde se obtem: 

C 1 	1  

e, portanto: 

at)  = 1 

ak  = a (1 + b) 	 , k = 0,1,2, .. • 

Substituindo-se esses valores na serie 
(34), obtem-se a solucao particular pro-
curada, desde que b < 1 e a < 1. 

Para a solucao ii), tem-se: 

C 1  = 1 

(ab) (C1 cos 0 + C2 sen 0) = a (1 + b) 

Donde: 

C 1  = 1 

C2 = Cot 0 

A solucao particular se obtem, entao, 
fazendo na (34): 

sen (k + 1) 0 

sell 

desde que ab < 1. 

Observando-se que: 

send() Y — 	 
1 — a 

tern-se que a solucao da equacao (27) pode 
assumir os seguintes aspectos: 

Yt  —Y = Yt 

quando o ponto (a, b) pertence a regiao 

I. A. da Fig. 1. Nessa regiao a solucao de 

regime sera: 

— 	TT  
Yt  	E 	 t- k 

1 — a 	k = 0 	Z1 — Z2  

o ultimo termo indicando a repercussao das 

componentes aleatOrias do model° sebre o 

I 
valor limite 	 

1—a 

ii) Yt =  	(C1 + C2 t) Zt +a(1 + b) [17t+ 	Zit' 1  I-ft- ki 
1—a 	 k = 1 

quando o ponto (a, b) se desloca sObre o 
	me sera: 

trecho OE de curva II. A solucao de regi- 

Yt= 	+a (1 + (u-F E 	u, 
1— a 	 k 1 

ill) 	Yt  = 	 + (ab) t  (C1 cos 0 t + C2  sen 0 t) E 1— a 	 k = 0 

	

sen (L. + 	1) 

	

sen 0 	
Lt-k' 
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Po = 1  e Pi= ab 

a (1  

quando o ponto (a, b) pertence a regiao 

III-B. A solucao de regime sera, entao: 

sen (k  + 1) B, 
Yt — 	 E 	 u t- k 

sen 0 1 — a 	k =0  

Para as outras regiiies, a renda tende 

para infinito ou nao tende para nenhum 

limite.  

lo de Samuelson, determinaremos o corre-

lograma do processo estocastico definido 

pela equagao (27). Pelo que vimos ante-

riormente, concluimos que esse correlogra-

ma se obtem como solucao da equagao de 

diferengas finitas: 

Pm a (1 + 	Pm-i ab pni_2 = 0 

Finalizando este estudo sabre o mode- 

0 	p,, = C 	+ C2 V2, Se > 

Pm = (C1 + C2 In) VP, se a -= 

A solugao desta equagao sera: 

4b 
 (1 + b)2  

4b 
 (1 + b)2  

m  
2 

iii) Pm = (03) (Ci cos 0 m + C2 sen 0 m), se a < 
4b 

(1 + b)2  

desde que as raizes da equagao caracteris-

tica (30) sejam pontos interiores do circulo 

unidade / Z / E 1. 

As constantes C 1  e C2  serao determi-

nadas pelas seguintes condigOes iniciais: 

Po = 1 

P1 —  a (1 + + ab pi = 0 

ou: 

As relacilies acima permitem concluir 

que, quando: 

i) o ponto (a, b) pertence a regiao I-A, 

ou se desloca sabre o trecho OE da curva 

II, os coeficientes de autocorrelacao do pro-

cesso tendem para zero; 

ii) o ponto (a, b) pertence a regiao 

os coeficientes de autocorrelacao ten-

dem a zero, oscilando em tomb desse valor. 

Pelo que vimos acima, considerando os 

modelos estocasticos podemos analisar a re-

percussao do conjunto das variaveis alea-

tOrias sabre as variaveis endOgenas. 
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SUMMARY 

The paper concerns to econometric theory 
as a tool to economic planning. In the first place, 
the author defines econometric model, showing 
its use to study the econometric and statistical 
problems in model construction. 

After classifying and exemplifying funda-
mental variables belonging to a model, the 
authour examines several kinds of models: 
deterministic and stochastical models, statical 
and dynamic models, interdependent and re-
cursive models. 

The author proceeds studying the use of 
stochastical process in econometric models, as 
well as the principal kinds of stationary process: 
random process, process of autoregression, 
process of moving averages, harmonic process 
and process of hidden periodicities. 

Conncluding the paper, the author analyzes 
Samuelson's Model and its aplication in econo-
metric studies. 

RÉSUMÉ 

Ce travail met en relief le role de l'econo-
metrie en tant r'instrument de la planification 
economique. L auteur souligne, d'abord, le 
concept de modele econometrique et annote 
l'emploi de celui-ci a l'etude des phenomenes 
economiques, ainsi que les problemes statistiques 
qui se presentent lors de l'elaboration d'un 
modele. 

L'auteur classifie les variables renfermees 
dans un modele, en donne des exemples et 
examine ensuite les differents types de modeles: 
determinatifs et aleatoires, statiques et dynami-
ques, interdependants et recoursifs. 

L'auteur etudie ensuite, en detail, l'emploi 
des processus aleatoires dans les modeles econo-
metriques tout en analysant les fonctions valeur 
moyenne et covariance d'un processus aleatoire 
ainsi que le processus aleatoire stationnaire et 
les differents types generaux de processus sta-
tionnaires: processus aleatoire pur; processus 
autoregressif; processus de moyennes mobiles; 
processus harmonique et processus a periodicites 
cachees (hidden periodicities). 

L'auteur termine en se penchant stir l'ana-
lyse du modele de Samuelson et son application 
aux etudes econometriques. 
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resenha 
A ARMAZENAGEM NO BRASIL E 0 PROBLEMA DO ABASTECIMENTO 

PAULO DE CARVALHO VASCONCELLOS 

Chefe do Setor Agropecuorio do Departamento 

de Projetos do BNDE 

Introducao 

0 aumento da capacidade de armazena-
gem de produtos agricolas tern sido a solo-
cao geralmente apontada para o problema 
do abastecimento interno, cuj as crises vet" 
afetando perniciosamente, nos ultimos tem-
pos, a estrutura sOcio-econemica do Pais. 
Ultimamente, corn o agravamento da situa-
cao, face a freqiiencia e a intensidade dessas 
crises, observa-se crescente interesse pelo 
assunto, por parte das autoridades governa-
mentais responsaveis; principalmente depois 
de divulgado, em agesto do ano passado, o 
trabalho elaborado se:6re a materia pela fir-
ma americana "Weitz Hettelsater Engineers", 
sob o patrocinio do Escritorio Tecnico de 
Agricultura da Agencia Internacional de 
Desenvolvimento (AID). Este trabalho re-
comenda, corn efeito, urn acrescimo da or-
dem de 5 milhOes de toneladas, ate o ano 
de 1965, na atual capacidade de armazena-
gem para cereais existente no Brasil. 

Tratando-se de assunto sebre o qual 
possuimos alguma experiencia, uma vez que 
nos foi dado colaborar nos estudos referen-
tes a todos os projetos de redes armazena-
doras submetidos a apreciacao do BNDE, 
consideramos oportuno fazer alguns comen-
tarios e observagees a respeito. 

Participagio do BNDE 

Inicialmente, convem observar que o 
primeiro trabalho objetivo sebre o problema  

da armazenagem no Brasil foi o apresentado 
pelo "Plano da Rede Nacional de Armazens 
e Silos" — ou "Plano RENAS" como a co-
nhecido — elaborado, em 1955, por inicia-
tiva do BNDE. Dada a falta, ate entao, de 
qualquer orientagao sebre a materia, esse 
trabalho veio representar, apesar das suas 
naturais falhas, relevante contribuigao para 
o equacionamento dos nossos problemas de 
armazenagem. De conformidade corn o alu-
dido Plano, que contem itteis recomendagOes 
sObre criterios de localizagao e tipos de uni-
dades armazenadoras, as necessidades adi-
cionais de armazenagem, para todo o Pais, 
foram estimadas, na epoca, em cerca de 780 
mil toneladas. 

Posteriormente, ao ser elaborado o "Pro-
grama de Metas", pelo Conselho do Desen-
volvimento, em 1958, as indicacOes do "Plano 
RENAS" foram tomadas como ponto de re-
ferencia para a fixagao, em 742 mil tonela-
das adicionais, da meta referente ao setor de 
armazenagem. Isto no que diz respeito a 
armazenagem comum, em condigoes de tem-
peratura ambiente. No que concern a ar-
mazens frigorificos, destinados a produtos 
altamente pereciveis, a meta fixada foi de 
45 mil toneladas. 

Corn base na orientagao geral tragada 
pelo "Programa de Metas", para cuja exe-
cugao, como a sabido, a participagao do 
BNDE foi decisiva, intensificou-se a cons-
trugao de novas unidades armazenadoras, 
principalmente nas zonas de maior produgao 
agricola, mediante a instalagao de redes ar- 
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mazenadoras regionais. Tratando-se de ati-
vidade pouco atrativa para a iniciativa pri-
vada, organizaram-se, para este fim, compa-
nhias de economia mista que, operando sob 
o regime de armazens gerais, pudessem 
atender tanto os interesses do produtor como 
os dos consumidores. 

No quadro abaixo, vao indicadas as ca-
pacidades globais dessas redes e de outras 
unidades armazenadoras que contaram, para 
a sua execucao, com a cooperacao financeira 
do BNDE: 

Capaci- 
dade (t) 

CAGEP — Pernambuco 	 76 290 
CASES — Bahia 	  26 796 
CASEMG — Minas Gerais 	 49 200 
CAGESP — Sao Paulo 	 70 000 
COPASA — Parana 	  50 000 
CESA — R. G. do Sul 	 90 000 
COTRINAG — M. Agricultura 140 000 
CASEGO — Goias 	  57 020 
Silos para moinhos de trigo 	 45 500 

TOTAL 	  604 806 

Acrescentando-se a esse total a capacida-
de adicional de 390190 t, correspondente as 
unidades instaladas pela COTRINAG, sem a 
participagao do BNDE, ter-se-6 um total 
da ordem de 1 milhao de toneladas de capa-
cidade estatica. Uma vez que as redes arma-
zenadoras em referencia, corn excegao ape-
nas das do Parana e Goias, ainda em cons-
trucao, acham-se prAticamente concluidas, 
pode-se dizer que a capacidade adicional de 
armazenagem instalada no Pais, posterior-
mente a 1958, ultrapassou sensivelmente as 
cifras preconizadas pelo "Plano RENAS" ou 
pelo "Programa de Metas"; tanto mais se 
for considerado que os nirmeros registrados 
nao incluem a capacidade dos armazens 
construidos pelo IBC e pela Rede Ferrovia-
ria Federal. 

Com referencia a armazenagem frigori-
fica, cuja construcao envolve problemas bem 
mais complexos, a capacidade adicional ins-
talada, da ordem de 30 mil toneladas, situa-
se aquem da meta programada, de 45 mil 
toneladas. No entanto, se for levada em con-
ta a capacidade das camaras frigorificas in-
cluidas nos projetos dos matadouros indus-
triais financiados pelo Banco, a capacidade 
adicional, nesse setor, aproximar-se-a bas- 

tante da meta fixada, podendo mesmo ul-
trapassa-la, uma vez executados os empre-
endimentos em vias de serem financiados 
pela BNDE. 

Convem assinalar que o interesse da ini-
ciativa privada pela armazenagem frigorifica 
tem-se voltado quase que exclusivamente 
para a instalacao de camaras frigorificas e 
entrepostos para came, visando ao atendi-
mento das necessidade de expansao das em-
presas que comercializam corn o produto. A 
armazenagem frigorifica para outros produ-
tos que nao a came, tern sido considerada, 
em geral, como atividade pouco atrativa. 
certo que o Banco tern recebido algumas 
solicitagOes de credito referentes a execucao 
de projetos de redes de armazens frigorif i-

cos. Em geral, porem, tail projetos referiam-
se a empreendimentos por demais ambicio-
sos ou fantasiosos e que nao apresentavam, 
em conseqiiencia, condicaes de exeqiiibili-
dade. Nao obstante, pode-se dizer que, tanto 
no setor de armazenagem como no de fri-
gorificos, as metas programadas pelo Con-
selho do Desenvolvimento encontram-se 
praticamente ultrapassadas. Para este resul-
tado foi decisiva a cooperagao financeira do 
BNDE, a qual, em muitos casos, ultrapassou 
o limite normal de 60% sabre os investi-
mentos fixos previstos. Pode-se mesmo 
afirmar que, se maiores nao foram as rea-
lizagOes, tanto governamentais como priva-
das, no setor de armazenagem, tal fato nao 
pode ser atribuido, de nenhuma forma, a 
falta do amparo financeiro do Banco. De 
fato, nenhuma solicitagao de credit() refe-
rente a projetos que apresentavam razoaveis 
condicaes de exeqiiibilidade, deixou de ser 
atendida pela Instituicao. 

Situagito atual 

Face aos fatos mencionados, que vem 
evidenciar o relativo incremento ja verifi-
cado na nossa capacidade de armazenagem, 
gracas, principalmente, a atuagao do BNDE, 
resta examinar se havers, de fato, necessi-
dade de um nova e substantial acrescimo 
dessa capacidade, conforme preconizado por 
alguns, como solugao a ser adotada, em Ca-
rater prioritario, para as crises do abaste-
cimento. 

A nosso ver, uma primeira aproximagao 
do problema podera ser feita mediante o 
confronto entre a capacidade global de ar- 
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mazenagem, atualmente existente no Pais, 
e o volume da producio anual dos princi-
pais generos alimenticios. Uma vez que os 
dados contidos no trabalho da AID a que jA 
nos referimos podem ser considerados como 

os mais atualizados sObre o assunto, basea-
remos neles os nossos calculos. De confor-
midade corn tais dados, a capacidade global 
de armazenagem existente no Brasil, no ano 
de 1962, e a configurada no quadro abaixo: 

CAPACIDADE ESTATICA GLOBAL DE ARMAZENAGEM 
(em toneladas) 

Iniciativa Iniciativa 
TOTAL Especificacao governamental privada 

Silos  	  266 500 503 700 770 200 

Armazens  	  7 450 500 	 59 431 500 66 882 000 

TOTAL 	 7 717 000 	 59 935 200 67 652 200 

Embora a capacidade total indicada, de 
mais de 67 milhoes de toneladas, possa pa-
recer algo exagerada, visto discrepar bas-
tante das estatisticas oficiais, o trabalho da 
AID esclarece que as cifras registradas ba-
searam-se em pesquisas diretas, das quais 
resultaram retificacOes de dados estatisticos 
anteriores. 

Quanto a producao, destinada ao consumo 
interno, dos principais generos alimenticios, 
o citado trabalho destaca os cereais (inclu-
sive o trigo importado) e o feijao, corn re-
lacao aos quais preve, para o ano de 1965, 
o volume global de 17 381 000 t. Admitindo-
se, para argumentar, que tOcla esta producao 
devesse ser estocada durante 1 ano, o volu-
me indicado representaria, tearicamente, as 
necessidades maximas de armazenagem para 
os aludidos generos alimenticios, em termos 
de capacidade estatica. Ora, conforme foi 
visto, a atual capacidade de armazenagem 
em todo o Brasil, situa-se acima de 67 mi-
lhOes de toneladas. Deduzindo-se desta cifra 
o volume reservado a estocagem do cafe, o 
qual pode ser estimado em cerca de 3 mi-
'hoes de toneladas, e a outros produtos de 
menor significacao, restaria, ainda, uma dis-
ponibilidade de armazenagem da ordem de 
50 milhOes de toneladas, no minimo, bastan-
te superior, conforme se ye, as necessidades 
relativamente aos principais produtos susce-
tiveis de serem armazenados — quais sejam: 
cereais, inclusive o trigo importado e feijao. 
E de se inferir, portanto, corn base nos dados 

computados, que a atual capacidade dispo-
nivel de armazenagem, de cerca de 67 mi-
lhoes de toneladas, a mais que suficiente 
para o atendimento das nossas necessidades 
de estocagem; marmente se fOr levado em 
conta que, em um regime normal de utili-
zacAo das unidades armazenadoras, ou seja 
o correspondente a pelo menos duas rota-
cOes anuais, a disponibilidade indicada re-
presentaria, de fato, em termos de capaci-
dade dinamica, mais de 134 milhOes de to-
neladas. 

Face a esta situacao, forcoso a reconhe-
cer-se a existencia, em termos globais, de 
uma capacidade de armazenagem altamente 
ociosa. Em apoio dessa conclusao, que vem 
contradizer o juizo que geralmente se faz 
sObre o assunto, podem ser apontados os 
seguintes fatos: 

a) — 0 reduzido movimento verificado 
ate agora nas diversas redes ar-
mazenadoras financiadas p el o 
Banco. De uma forma geral, esse 
movimento situa-se muito aquem 
das previsOes assns conservadoras 
feitas quando do exame dos res-
pectivos projetos. Corn efeito, os 
dados disponiveis, referentes ao 
ao ano de 1961, indicam, para as 
redes armazenadoras entao exis-
tentes, urn indice medio de utili-
zacao inferior a 35% da sua capa-
cidade din:Arnica (admitindo - se 
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duas rotagOes por ano). Cabe es-
clarecer, relativamente a esta si-
tuagao que, na realidade, a mesma 
nao pode ser atribuida, exclusi-
vamente, a existencia de capaci-
dade ociosa no setor de armaze-
nagem. Outros fatOres, principal-
mente os que se relacionam com 
os habitos tradicionais de comer-
cializagao dos produtos agricolas, 
devem ter influido ponderavel-
mente no sentido de dificultar 
melhor utilizagao da capacidade 
de armazenagem dessas redes; 
principalmente se for levado em 
conta que a modalidade dos ser-
vigos por elas oferecidos — a de 
armazens gerais — nao esta ainda 
suficientemente difundida no Pais. 
Nao obstante, esta circunstancia 
nao seria certamente suficiente 
para impedir meihor utilizacao 
das redes em referencia, caso se 
verificasse, de fato, acentuada ca-
rencia de amazenagem. 

b) — Ao contrario do que seria de se 
esperar, o acrescimo de capacida-
de armazenadora propiciado pelas 
realizagOes governamentais, neste 
setor, aparentemente em nada te-
ria contribuido no sentido de mi-
norar as crises do abastecimento. 
Muito pelo contrario, este proble-
ma vem se agravando filtimamen-
te, como a notOrio, apesar de ja 
se achar em funcionamento, em 
diversos Estados, quase tOdas as 
novas redes de armazens gerais 
financiadas pelo Banco. 

c) A iniciativa privada que, de certo 
modo, pode ser considerada como 
termOmetro das necessidades, tem 
se desinteressado quase por corn-
pleto por este setor de atividade, 
especialmente no que se refere a 
construgao de armazens gerais, 
destinados a prestagao de servicos 
a terceiros. 

Tudo parece confirmar, pois, a existencia 
de ociosidade no setor de armazenagem, re-
velada a luz dos dados globais que constam 
do trabalho da AID. Isto nao quer dizer, po-
rem, que nao haja reais necessidades a a- 

tender, neste setor, mOrmente em razao de 
provaveis discrepancias regionais. De fato, 
de se admitir que determinadas regiOes do 
interior do Pais, cujo desenvolvimento teria 
resultado, principalmente, das facilidades 
decorrentes da construgao de novas rodovias, 
necessitam realmente de capacidade adicio-
nal de armazenagern. De outra parte, nao se 
pode negar, tambem, que muitas das unida-
des armazenadoras existentes sao de fato 
inadequadas, obsoletas ou estao mal locali-
zadas. A construgao de novas unidades seria, 
portanto, plenamente justificavel, em certos 
casos, desde que, mediante o cuidadoso exa-
me de situagOes especificas, ficasse compro-
vada a sua real necessidade. 

Todavia, cabe observar que, de urn modo 
geral, os trabalhos que preconizam o aumen-
to da nossa capacidade armazenadora apre-
sentam o problema sob urn prisma excessi-
vamente teOrico. A titulo de ilustracao, pode 
ser mencionado o prOprio trabalho da AID, 
cujos calculos sObre as necessidades de ar-
mazenagem, baseados apenas em indices 
percentuais arbitrarios sObre a produgao 
regional, nao levam em conta as disponibi-
lidades decorrentes dos armazens existentes 
e outros importantes fatOres. Nestas condi-
goes, nao se pode aceitar, naturalmente, que 
a capacidade adicional de armazenagem re-
comendada no aludido trabalho, a qual se 
eleva a urn total de mais de 5 milhOes de 
toneladas, represente reais necessidades. A 
menos que, ignorando-se a sauna() exis-
tente, pretenda-se simplesmente substituir 
ou renovar, mediante a Ka° governamental, 
tOda a estrutura da rede armazenadora do 
Pais. Isto representaria, porem, urn objetivo 
por demais ambicioso, como e Obvio, e de 
dificil justificativa, face a nossa reconhecida 
carencia de recursos. 

Armazenagem e abastecimento 

Usualmente, procura-se equacionar as 
necessidades de armazenagem, entre nos, 
corn base em padrOes europeus ou norte-
americanos, sem levar em conta certas pe-
culiaridades do Pais, que alteram sensivel-
mente os parametros da questa°. Uma des-
sas peculiaridades, talvez a de maiores re-
flexos sObre o problema da armazenagem, 
é, certamente, a representada pela defasa-
gem dos nossos periodos de safra. De fato, 
dada a grande variedade das condigOes cli- 
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maticas reinantes no Brasil, as quais sao 
acentuadas pela vastidao do seu territerio, 
que abrange ampla faixa de latitudes, as sa-
fras agricolas nao se verificam simultanea-
mente na mesma epoca do ano, conforme 
ocorre em outros paises, onde os periodos 
sazonais sao bem definidos e as atividades 
agricolas ficam paralisadas durante o inver-
no. Assim e que as variagoes climaticas re-
gionais permitem que as nossas safras se 
distribuam por um largo periodo de tempo. 
Tal circunstancia vem reduzir Obviamente as 
necessidades de armazenagem de muitos 
produtos que, provenientes de regiiies ou de 
safras diferentes, sic) distribuidos direta-
mente para o consumo, em quase tOdas as 
epocas do ano. 

No caso particular da armazenagem fri-
gorifica, ha a considerar, ainda, que, alem 
do alto custo dessas unidades, as mesmas 
necessitam, como condicao indispensavel para 
seu funcionamento, de urn oneroso sistema 
de transporte frigorifico. Decorrem dai as 
limitagOes que restrigem a instalagao desse 
tipo de armazenagem e impedem que se 
possa recomendar a sua generalizagao no 
nosso meio, como solugao para o problema 
do abastecimento de generos altamente pe-
reciveis. Convem observar a este respeito 
que, mesmo nos Estados Unidos, a frigorifi-
cacao nao a adotada como solucao imica 
para o problema, visto como grande parte 
da sua populagao, justamente a de menor 
poder aquisitivo, a abastecida, como a sa-
bido, por produtos industrializados, que go-
sam, ali, de grande popularidade. E de se 
inferir, pois, que a conservagao de alimen-
tos pelo frio, embora praticada em larga es-
cala, constitui solucao onerosa, que apenas 
parcialmente atende as necessidades do 
abastecimento daquele grande pais, nao obs-
tante os amplos recursos de que dispOe. 
Nestas condigOes, afigura-se falta de realis-
mo pretender-se solucionar o problema do 
abastecimento, tal como ele se apresenta no 
Brasil, mediante a adogao, em carater gene-. 
ralizado, do processo de frigorificagao. Em-
bora nao se possa negar a necessidade de se 
ampliar a capacidade de armazenagem fri-
gorifica existente, especialmente nos nossos 
maiores centros populacionais, parece-nos 
realmente que a alternativa da industriali-
zagao dos generos alimenticios pereciveis, 
nos moldes americanos, representaria, em 
termos prioritarios, a solucao que melhor  

atenderia as peculiaridades do nosso Pais; 
ainda mais se for levado em conta que a 
distribuicao de produtos industrialzados, tais 
como conservas, leite em po e outros ali-
mentos desidratados, nao apresentando as 
limitacoes decorrentes da exigencia de trans-
portes e entrepostos frigorificos, poderia es-
tender-se, praticamente, a todo o territOrio 
nacional, nao obstante a reconhecida defici-
encia dos meios de transporte. Pelo mesmo 
motivo, melhorariam as perspectivas de ex-
portagao de alguns produtos, principalmente 
frutas tropicais. 

A solucao aventada oferece, pois, a van-
tagem, relativamente a frigorificagao, de pro-
piciar mais imediata e substantial amplia-
cao do mercado consumidor; resultaria, em 
conseqiiencia, em um poderoso incentivo 
para o incremento da producao. Nestas con-
digOes, forgoso a reconhecer-se que a indus-
trializagao de produtos alimenticios, bas-
tante incipiente ainda, entre nos, constitui, 
no que concern a conservagao de generos 
alimenticios pereciveis, a alternativa que 
melhor podera atender aos interesses da 
economia nacional. 

Conclusiies 

As situagOes e observagOes expostas 
permitem, em resumo, as seguintes conclu-
sOes: 

1 — Nao ob3tante eventuais deficiencias 
regionais, em termos quer quanti-
tativos quer qualitativos, pode-se 
dizer, que, de urn ponto de vista 
global, ha atualmente, para o con-
junto do Pais, acentuada capacida-
de ociosa de armazenagem. Assim 
sendo, a construcao de . novas uni-
dades armazenadoras sOmente se 
justificaria caso a sua necessidade 
ficasse cabalmente positivada, me-
diante cuidadoso exame de situa-
goes especificas. Nas regiOes ja ser-
vidas pelas redes armazenadoras 
recentemente construidas, a com-
provagao da plena utilizagao da 
capacidade por elas oferecidas seria 
condigao a exigir-se para a insta-
lagao de novas unidades. 

2 — Nas circunstancias atuais, a exis-
tencia fisica de capacidade adicio-
nal de armazenagem pouco podera 
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influir AA") sentido de solucionar os 
problemas relacionados corn o abas-
tecimento e o incremento da pro-
duce° agricola. Importencia muito 
maior, para o fim em vista, deve 
ser atribuido a necessidade de se 
mudar a nossa estrutura tradicio-
nal de comercializageo de produtos 
agricolas, que submete o produtor 
aos interesses muitas vezes espe-
culativos de intermediarios. A este 
respeito, cumpre salientar, em ter-
mos de prioridade, os beneficios 
que resultarao da assistencia credi-
ticia ao agricultor, para fins da 
comercializacao dos seus produtos. 
Afigura - se altamente relevante, 
pois, para a consecuceo do objetivo 
em vista, a necessidade de se dar 
ampla difusao ao sistema de des-
conto dos "warrants" ou certifica-
dos de deposit° emitidos pelas 
companhias de armazens gerais. 

3 	A CIA .1.11C44,11.5,111 frigorifica,face as 
limitagoes que impedem a sua ge-
neralizageo entre nos, nen se afi-
gura constituir a solucao mais ade-
quada para o atendimento, em Ca-
rater geral e prioritario, do proble-
ma do abastecimento de generos 
alimenticios pereciveis. A indus-
trializacao desses produtos repre-
sentaria a alternativa mais vanta-
josa e que melhor podera atender 
aos interesses da produce° e do 
consumo. 

As conclusiies acima possibilitam uma 
vise° atualizada de algumas situaciies de 
carater geral que, embora representem im-
portantes premissas para o equacionamento 
dos nossos problemas de armazenagem e 
abastecimento, geralmente nao sao levadas 
em conta nos trabalhos concernentes ao as-
sunto. 

SUMMARY 

WAREHOUSING IN BRAZIL AND 
PROVISIONING PROBLEMS 

After stressing the contribution made by the 
National Bank for Economic Development (BNDE) 
to the recent development of warehousing and 
cold-storage facilities in the country, the author 
examines the desirability, admitted by some, of 
increasing the capacity of these services for the 
improvement of supply facilities in the country's 
urban centers. In this respect, he shows that the 
existing warehounsing network with a static ca-
pacity of 67.6 million tons, meets satisfactorily 
the national requirements, especially if we bear 
in mind the Brazilian present agricultural condi-
tions and the existing market for agricultural pro-
ducts. The author emphasizes that use of ware-
hounsing facilities is still not sufficiently spread 
out in the country, as a result of various factors, 
and this is the reason why these services have 
been operating at a high rate of idleness. The 
author concludes by saying that the installation 
of new warehousing units will only be justified 
in very special cases, particularly when they are 
destined to solve regional problems. The principal 
point to be corrected is the present marketing 
processes of agricultural products, which can be 
intensevely improved through either the diffusion 
of the warrants discounting system or deposit cer-
tificates issued by the general warehousing com-
panies. 

As concerning the cold-storage warehousing 
the author considers that the intensive industri-
alization of perishable food products would re-
present the most advantageous alternative for 
producers and consumers. 

RESUME 

EMMAGASINAGE AU BRESIL ET LE 
PROBLEME DE L'APPROVISIONNEMENT 

Apres avoir souligne la contribution fournie 
par le BNDE au developpement recent des services 
d'emmagasinage et de frigorification dans le pays, 
l'auteur examine la possibilite, admise par quelques 
uns, d'augmenter la capacite de ces services en 
vue d'ameliorer l'approvisionnement des villes. Sur 
ce sujet it prouve que le reseau d'emmagasinage 
du pays, dont la capacite est de 67,6 millions de 
tonnes, repond, d'une maniere satisfaisante, aux 
necessites nationales, notamment si l'on tient compte 
des actuelles conditions de l'agriculture bresilienne 
et du systeme en vigueuer de commercialisation 
des produits agricoles. L'auteur demonstre que 
l'utilisation des services d'emmagasinage n'est pas 
encore suffisamment employee clans le pays a cause 
de plusieurs raisons, c'est puorquoi ces services 
ne mettent pas en oeuvre touter leurs ressources. 
Il finit en affirmant que l'installation de nouvelles 
unites d'emmagasinage ne sera justifiee qu'en des 
cas tres particuliers, notamment si Pon a en vue 
la solution de problemes regionaux. Le point 
principal a corriger se rapporte au perfection-
nement des procedes de commercialisation des 
produits agricoles, moyennant la diffusion du sys-
teme d'escompte de "warrants" ou certificats de 
depot fournis par les compagnies de magasins 
generaux. 

Quanta Pemmagasinage frigorifique, face aux 
limitations qui empechent sa generalisation, dans 
le pays, l'auteur croit que Pindustrialisation des 
denrees alimentaires perissables representerait une 
solution plus avantageuse aux producteurs et aux 
consommateurs. 
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PROGRAMAS DE CONSTRUCAO DE ARMAZENS E SILOS FINANCIADOS PELO 
BNDE — 1952/1964 

a) REDES ESTADUAIS 

ENTIDADES E LOCALIZAcA0 

NORDESTE 

CAGEP — Cia. de Armazens Gerais do Estado 
de Pernambuco (1) 	  

Afogados da Ingazeira 	  
Arcoverde 	  
Caruaru 	  
Garanhuns 	  
Limoeiro 	  
Ouricuri 	  
Recife 	  
Sao Jose do Egito 	  
Salgueiro 	  
Serra Taihada 	  
Timbauba 	  
Vitoria de Santo Antao 	  

CASES — Cia. de Armazens e Silos do Estad 
da Bahia (2) 	  

Alagoinhas 	  
Barra 	  
Bom Jesus da Lapa 	  
Brumado 	  
Campo Formoso 	  
Cicero Dantas 	  
Esplanada 	  
Feira de Santana 	  
Irece 	  
Itaberava 	  
Jacobina 	  
Jequie 	  
Juazeiro 	  
Livramento do Brumado 	  
MOrro do Chapeu 	  
Nazare 	  
Paramirim 	  
Queimadas 	  
Santo Antonio de Jesus 	  
Serrinha 	  
Ubaira 	  

CENTRO-OESTE 

CASEGO — Cia. de Armazens e Silos do Estad 
de Goias (3) 	  

Abadiana 	  

Armazens Silos TOTAL 

27 860 48 430 76 290 

2 140 2 160 4 300 
2 140 4 320 6 460 
8 600 11 430 20 030 
2 140 6 480 8 620 
2 140 2 160 4 300 
1 070 1 080 2 150 

— 10 000 10 000 
1 070 1 080 2 150 
2 140 2 160 4 300 
1 070 2 160 3 230 
1 070 1 080 2 150 
4 280 4 320 8 600 

I 

26 796 — 26 796 

1 740 — 1 740 

* 624 — 624 

* 624 — 624 

* 1 740 — 1 740 
984 — 984 

* 624 — 624 

804 -- 804 

3 000 — 3 000 
984 — 984 

984 — 984 

1 740 — 1 740 

1 500 — 1 500 

984 — 984 

* 804 804 

804 — 804 

984 — 984 

* 804 — 804 

1 740 1 740 
* 984 — 984 

3 360 — 3 360 
* 984 — 984 

0 
42 500 14 520 57 020 

* 1 500 — 1 500 
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ENTIDADES E LOCALIZAcA0 
CAPACIDADE ESTATICA (tonelada) 

Armazens Silos TOTAL 

Amaro Leite 	  1 500 1 320 2 820 
Anapolis 	  4 000 2 520 6 520 
Caiapenia 	  1 500 1 500 
Catalao 	  1 500 1 500 
Goiatuba 	  6 000 2 240 8 240 
Gurupi 	  1 500 1 500 
Inhumas 	  1 500 1 500 
Ipameri 	  1 500 1 500 
Itumbiara 	  6 000 2 240 8 240 
Itumbiara 	  4 000 4 000 
Jaragua 	  6 000 2 240 8 240 
Nazario 	  1 500 1 320 2 820 
Panama 	  1 500 1 320 2 820 
sao Simao 	  3 000 1 320 4 320 

SUDESTE 

CASEMG — Cia. de Armazens e Silos do Estado 
de Minas Gerais (4) 	  46 500 2 700 49 200 

Carib°lis 	  1 800 1 800 
Capelinha 	  1 200 1 200 
Capinopolis 	  2 400 2 400 
Curvelo 	  1 200 1 200 
Espinosa 	  1 500 1 500 
Frutal 	  3 000 3 000 
Governador Valadares 	  3 000 3 000 
Ituiutaba 	  4 800 1 500 6 300 
Januaria 	  1 200 1 200 
Manhuacu 	  1 800 1 800 
Montes Claros 	  1 800 1 800 
Pains 	  1 800 1 800 
Patos de Minas 	  3 000 3 000 
Prata 	  2 400 2 400 
Rio Casca 	  3 000 3 000 
Tupaciguara 	  1 800 1 800 
Uberaba 	  4 800 4 800 
Uberlandia 	  6 000 1 200 7 200 

CAGESP 	Cia. de Armazens Gerais do Estado 
de San Paulo (5) 	  40 000 30 000 70 000 

Adamantina 	  5 000 5 000 
Assis 	  3 000 3 000 
Avare 	  3 000 5 000 8 000 
Barretos 	  3 000 5 000 8 000 
Ituverava 	  3 000 5 000 8 000 
Presidente Prudente 	  6 000 5 000 11 000 
Ribeirao Preto 	  5 000 5 000 10 000 
Sao Joaquim da Barra 	  9 000 9 000 
Sao Jose do Rio Preto 	  3 000 5 000 8 000 
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1, 

CAPACIDADE ESTATICA (tonelada) 

ENTIDADES E LOCALIZACAO 
Armazens 	Silos 	TOTAL 

SUL 

COPASA — Cia. Paranaense de Silos e Arma- 
zens (6) 	  50 000 50 000 

Cambara 	  5 000 5 000 

Campo Mourao 	  5 000 5 000 

Cascavel 	  5 000 5 000 

Cruzeiro do Oeste 	  5 000 5 000 

Curitiba 	  5 000 5 000 

Guarapuava 	  5 000 5 000 

Trati 	  5 000 5 000 

Pato Branco 	  5 000 5 000 

Santa Mariana 	  5 000 5 000 

Santo Antonio da Platina 	  5 000 5 000 

CESA — Comissao Estadual de Silos e Anna- 
zens do R. G. do Sul (7) 	  90 000 90 000 

Bage 	  5 000 5 000 

Cachoeira do Sul 	  5 000 5 000 

Carazinho 	  10 000 10 000 

Cruz Alta 	  5 000 5 000 

Erechim 	  10 000 10 000 

JUR° de Castilhos 	  5 000 5 000 

Passo Fundo 	  10 000 10 000 

POrto Alegre 	  10 000 10 000 

Rio Grande 	  20 000 20 000 

Santa Barbara do Sul 	  5 000 5 000 

Sao Gabriel 	  5 000 5 000 

COTRINAG — Ministerio da Agricultura (8) 35 000 105 000 140 000 

Santa Catarina: 

Campos Novos 	  2 500 7 500 10 000 

Rio Grande do Sul: 

Cacapava do Sul 	  2 500 7 500 10 000 

Cruz Alta 	  2 500 7 500 10 000 

Encruzilhada do Sul 	  2 500 7 500 10 000 

Erechim 	  2 500 7 500 10 000 

Espumoso 	  2 500 7 500 10 000 

Julio de Castilhos 	  2 500 7 500 10 000 

Lagoa Vermelha 	  2 500 7 500 10 000 

Palrneira das MissOes 	  2 500 7 500 10 000 

Passo Fundo 	  2 500 7 500 10 000 

Sananduva 	  2 500 7 500 10 000 

Santa Maria 	  2 500 7 500 10 000 

Santa Barbara do Sul 	  2 500 7 500 10 000 

Soledade 	  2 500 7 500 10 000 

TOTAL 	  268 656 290 650 559 306 
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NORDESTE 

J. Macedo S. A. — Comercio, Indiastria e Agricultura 
Moinhos Brasileiros S. A. — MOBRASA 	 
Bahia Industrial S. A. 	  

SUDESTE 

Moinho Agua Branca S. A. 	  
S/A Indrastrias Reunidas F. Matarazzo 	  
Cia. Docas de Santos (10) 	  

TOTAL 	  

Fortaleza, CE 
Natal, RN 	 
Salvador, BA 	 

sao Paulo, SP 	 
Sao Paulo, SP 	 
Santos, SP 	 

12 400 
5 040 

12 500 

6 810 
8 750 

18 000 

63 500 

b) SILOS ISOLADOS PARA TRIGO (9) 

EMPRESA PROPRIETARIA 
CAPACIDADE 

LOCALIZAcA0 ESTATICA 
(tonelada) 

(1) Centros de armazenagem compreendendo armazens convencionais e silos metalicos. 0 

silo portuario de Recife tern celulas cilindricas em concreto. (2) Armazens convencionais. 

(3) Armazens triangulares em Anapolis e Itumbiara (4 000 t cada) e armazens convencionais 

nas demais localidades; silos metalicos "Duvent". (4) Armazens convencionais e silos meta-

licos. (5) Armazens convencionais e silos elevadores em estrutura de concreto. (6) Armazens 

convencionais corn estrutura metalica. (7) Silos elevadores em estrutura de concreto arma-

do. (8) Conjuntos corn unidades metalicas de armazens e silos "Butler". (9) Silos eleva-

dores em concreto armado. (10) Ampliagio da capacidade estatica do silo portuario, de  

12 000 para 30 000 toneladas. 

*  Em fase de construcao. 
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ESTUDOS DA CEPAL SOBRE A INDUSTRIA BRASILEIRA 

0 presente trabalho, elaborado no Setor 
de Indiastrias de Bens de Capital do De-
partamento Econ'ornico do BNDE, sumaria 
as principais conclusOes de diversos estudos 
realizados, ultimamente, pela CEPAL, em 
colaboragao corn outras entidades do Pais, 
abrangendo os seguintes setores industriais 
da economia nacional: sideriargico, de pro-
dugao de cimento, petroquimico, de papel e 
celulose, de produgao de energia eletrica, de 
miquinas-ferramentas, de ferramentas de 
corte e textil. 

"FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS 
BASICOS NO BRASIL" (*) 

Trata-se de estudo efetuado pela CEPAL, 
em colaboracao corn o GEIMAPE (Grupo 
Executivo da Industria Mecanica Pesada) e 
a ABDIB (Associacao Brasileira para o De-
senvolvimento das Indlastrias de Base). 

0 trabalho foi elaborado no decorrer de 
1961 e publicado em 1962. Nele sao estima-
das as necessidades de equipamentos por 
cinco setores basicos da economia nacional 
— Petro:51e°, Siderurgia, Energia Eletrica, 
Cimento, Papel e Celulose — durante o 
decenio 1961/1970, corn base na demanda 
provavel de bens finais elaborados por esses 
setores. 

Os principais objetivos desse estudo po-
dem ser assim sumariados: 

a) — quantificar as necessidades de 
equipamentos pelos setores indus-
trials assinalados, durante o dece-
nio 1961/1970; 

b) — comparar essas necessidades com 
a capacidade de fabricagao da 

mecanica do Pais e deter-
minar a adequagao dessa capacida-
de as necessidades de equipamen-
tos; 

c) — analisar as solugOes institucionais 
para os problemas que limitam ou 
condicionam a fabricagao interna 
de equipamentos industriais; 

(*) Comissito EconOmica para a America Latina — "Fa-
bricacien de Equipos Basicos en el Brasil" — E/CN-
12/619, de 7 de junho de 1962. 

d) — apresentar ordens de grandeza para 
as necessidades adicionais de in-
versoes destinadas a eliminar pro-
gressivamente os pontos de estran-
gulamento existentes na capacidade 
disponivel; 

e) — sugerir, em forma preliminar, como 
poderao ser vencidos alguns obs-
taculos, tais como: aquisigao e 
acumulacao de "know-how"; fi-
nanciamento interno das vendas de 
equipamentos; utilizacao progres-
siva de "engineering" nacional nos 
projetos desenvolvidos no Pais, etc. 

Cada setor estudado foi analisado sob os 
seguintes aspectos: demanda de equipamen-
tos e possibilidades de oferta interna no pe-
riodo considerado; nivel de pregos dos equi-
pamentos fabricados no Pais; problemas de 
"engineering", de normas tecnicas e de fi-
nanciamento interno das vendas. 

No que se refere a esses itens, as con-
clusoes gerais do estudo podem ser assim 
resumidas: 

a) — "Engineering": 0 Brasil ainda se 
ressente bastante da falta de "en-
gineering", principalmente nos se-
tores sidertlrgico e de cimento, o 
que decorre, Obviamente, da pro-
pria condigao de subdesenvolvi-
mento do Pais; 

b) — Normas tecnicas: A falta de nor-
mas tecnicas nacionais constitui urn 
dos problemas serios no baratea-
mento da produgao dos equipa-
mentos basicos fabricados no Pais; 

c) — Nivel de pregos: De urn modo ge-
ral, o produto nacional pode con-
correr com o importado, no que se 
refere aos pregos. Comparativa-
mente corn os similares estrangei-
ros, os equipamentos destinados a 
indtastria petrolif era sao os que 
apresentam os menores pregos, ve-
rificando-se o contrario corn os 
destinados a produgao de energia 
eletrica, situando-se os pregos dos 
equipamentos destinados aos de-
mais setores na faixa intermedia- 
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ria. Normalmente, quando a mao-
de-obra representa a parcela mais 
ponderavel dos custos, o produto 
nacional concorre vantajosamente 
corn o estrangeiro; 

d) — Financiamento das vendas: E cer-
tamente o principal obstaculo en-
frentado pela industria nacional de 
bens de capital para expandir-se. 
Inexistindo no Pais uma instituicao 
destinada a financiar a producao 
e venda de equipamentos pesados, 
ve-se a industria interna impossi-
bilitada de concorrer coin a estran-
geira na oferta de condigoes de pa- 

gamento, pois esta normalmente se 
encontra habilitada a fornecer e-
quipamentos financiados a longo 
prazo; 

e) — Capacidade atual de fabricacao 
interna: 0 quadro a seguir resume 
a demanda prevista de equipamen-
tos industriais pelos cinco setores 
estudados, durante o decenio 1961/ 
1970, bem como as possibilidades 
de oferta por parte da industria 
interna que, como se ye, devera 
atingir o elevado coeficiente de 
80% sObre o total, no periodo con-
siderado. 

NEtCESSIDADES DE EQUIPAMENTOS BASICOS E POSSIBILIDADES DE OFERTA 

DA INDUSTRIA MECANICA-PESADA INTERNA 

Setores Industrials 

Necessidades 	estimadas 
de equipamentos no pe- 

riodo 1961/1970 
(US$ milhoes) 

Possibilidades da industria 
nacional no fornecimento de 

equipamentos 

US$ milhoes Percentagem 
sabre o total 

Papel e celulose (1) 	  160 142 90 

Energia eletrica (1961-1971) (2) . 410 351 86 

Side.rurgia 	  114 	 88 	 77 

Petroleo e derivados (3) 	 138 	 89 	 64 

Cimento 	  84 	 52 	 62 

TOTAL 	  906 	 722 	 80 

NOTAS: (1) Exclusive papel de imprensa; (2) SOmente producao de energia; (3) Inclui 
industria petroquimica em geral. 

FONTE: Trabalho citado. 

"A INDUSTRIA DE MAQUINAS- 
FERRAMENTAS DO BRASIL" (*) 

Trata-se de estudo elaborado dentro das 
mesmas diretrizes do trabalho anterior, corn 
a colaboracao do GEIMAPE, ABDIB e SI-
MESP (Sindicato da Indiastria de Maquinas 
do Estado de Sao Paulo). 

0 estudo foi realizado durante o ano de 
1961 e publicado em 1962. Seu principal ob- 

(C) CEPAL — "La industria de maquinas-herramienta: 
del Brasil, — elementos para la programacion de su 
desarrollo" — E/CN-12/633, 20 de agdsto de 1962 

(texto provisorio). 

jetivo e o dimensionamento das necessida-
des nacionais de maquinas-ferramentas no 
periodo 1962/71 e possibilidades da industria 
interna na oferta desses bens no decenio. 

Foi feito urn inventario das maquinas-
ferramentas existentes no Pais em 1960, 
chegando-se as seguintes conclusoes: ma-
quinas corn arranque de cavaco, 149 mil; 
maquinas de deformacao, 42 mil; outros ti-
pos, 15 mil; total: 206 mil maquinas-ferra-
mentas. 

Este parque apresenta duas caracteris-
ticas principais: 

a) — e relativamente novo, pois mais de 
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50% das maquinas tern menos de 
10 anos de uso, sendo que apenas 
24% das mesmas estao em opera-
car) ha mais de 20 anos; 

b) — em sua grande maioria as maqui- 
nas sao de tipo universal, corn bai- 
xo rendimento em servigos espe- 
cializados. 

Examinando as possibilidades da incbas-
tria nacional, o estudo conclui que, no dece-
nio 1962/71, a mesma devera fornecer 48,6% 
da demanda prevista de maquinas-ferramen-
tas, estimada em cerca de 1 140 milhoes de 
Mares, num total de 180 mil unidades, das 
quais 16,5 mil se destinarao a reposicao e 
163,5 mil a incremento do parque existente. 

A industria nacional produtora de ma-
quinas-ferramentas compunha-se, a data do 
estudo, de 90 (*) empresas, possuidoras de 
2 527 maquinas, sendo que apenas 8 empre- 

(*) Empresas cuja contribuigao pare o setor a superior 
a 5% de seu faturamento. 

sas possuiam mais de 100 pessoas trabalhan-
do no setor. Essas 8 fabricas dispunham de 
760 maquinas operando, e foram responsa-
veis por cerca de 30% da produgao de ma-
quinas-ferramentas em 1960. De urn modo 
geral, sao as imicas que apresentam boa 
organizagao. DispOem de "know-how" e 
"engineering" bastante adiantados, sendo 
boa a sua produtividade. 

Resumem-se a seguir as principais con-
clusoes e recomendagOes do estudo em 
causa: 

a) — o tamanho medio das fabricas de 
maquinas-ferramentas do Pais de-
ve aumentar, a fim de que melhore 
a produtividade global do setor; 

b) — o parque atual de maquinas dos 
construtores deve ser aumentado e 
melhorado; 

c) — certos tipos e modelos de maquinas 
atualmente produzidas devem ser 

USINA TERMOELETRICA PIRATININGA, DA SAO PAULO LIGHT S.A., COM CAPACIDADE INSTALADA DE 450.000 kW. 
PARA A EXECUCAO DA 1.° ETAPA DO PROJETO DE INSTALAc40 DA USINA (250.000 kW), 0 BANCO, EM 
NOME DO TESOURO NACIONAL, CONCEDEU AVAL A FINANCIAMENTO CONSEGUIDO NO EXTERIOR PELO 

GRUPO LIGHT. 



aperfeicoados em qualidade e pro-
dutividade; 

d) — ate 1971 devem ser fabricados 41 
novos modelos de maquinas com 
arranque de cavaco. 

Frisa o estudo em causa, entretanto, que 
tais metas dificilmente podefao ser atingidas 
se nao se concederem aos fabricantes de 
maquinas-ferramentas os meios necessarios 
para que a indastria interna possa desenvol-
ver-se e resolver os problemas de natureza 
tecnica e financeira envolvidos neste esque-
ma de desenvolvimento, recomendando-se 
como medidas para superar tais problemas: 

a) — financiamento, a longo prazo, para 
a aquisicao de maquinas pesadas, 
a fim de que a indastria nacional 
produtora de maquinas possa equi-
par-se convenientemente; 

b) — financiamento a curto e medio pra-
zos para a compra de maquinas 
mais leves, mas de elevada produ-
tividade; 

c) — financiamento a industria interna 
para o estudo e construcao de pro-
tatipos; 

d) — criagao de urn Instituto Brasileiro 
de Maquinas - Ferramentas, que 
seria um centro especializado de 
investigaciies, estruturado corn a 
finalidade de auxiliar e assessorar 
tecnicamente os construtores, e que 
se encarregaria, tambem, de efetuar 
testes de eficiencia, qualidade e 
rendimento dos diversos tipos e 
modelos de maquinas produzidas 
no Pais. 

Salienta, ainda, o estudo em causa, que 
mais importante do que o simples aumento 
da capacidade instalada de producao de ma-
quinas e a meihoria qualitativa destas, com 
introducao de novos tipos e modelos ainda 
nao fabricados internamente. 

Tambem aqui, tal como ocorre corn os 
demais equipamentos basicos, sera impres-
cindivel o financiamento das vendas se se 
quiser realmente incentivar e apoiar o de-
senvolvimento da indastria produtora de 
maquinas-ferramentas no Pais. 

"A INDUSTRIA DE FERRAMENTAS DE 
CORTE DO BRASIL" 

Este trabalho foi tambem elaborado pela 
CEPAL, ern colaboragao corn o GEIMAPE, 
o SIMESP e ABDIB, em complementagao  

ao estudo feito sobre a indastria de maqui-
nas-ferramentas. 

Todavia, o presente estudo abarca apenas 
o bienio 1962/63 e nao desce as necessidades 
de investimentos no setor de producao de 
ferramentas de corte, limitando-se a estimar 
as necessidade destes artigos durante os anos 
referidos e a participagao da producao in-
terna na oferta dos mesmos. 

Segundo o trabalho em causa, a epoca 
em que o mesmo foi realizado (fins de 
1961 e principios de 1962) ji se produzia no 
Pais todos os tipos de ferramentas de corte 
de uso corrente, corn excegao das fresas ge-
ratrizes para engrenagens ("charing cutt-
ers"), cuja producao, entretanto, constava 
dos pianos de expansao de urn dos fabri-
cantes internos. 

As necessidades de ferramentas de corte, 
durante os anos de 1962 e 1963, deveriam 
subir a Cr$ 6,6 e 8,0 bilhOes, respectivamente 
(a precos de maio de 1962), devendo ser de 
57% e 65% o nivel de participagao da in-
&Istria interna na oferta. 

Conclui, finalmente, o estudo, que al-
guns dos tipos de ferramentas de corte pro-
duzidos no Pais atendem plenamente as fi-
nalidades requeridas, mas outros deixam 
ainda a desejar, nao só no que se refere a 
qualidade do material mas tambem quanto 
As especificagOes tecnicas e tolerancias. 
Quanto aos precos, em geral o produto in-
terno concorre corn o importado em igual-
dade de condigoes, apresentando mesmo 
vantagem em diversos casos. 

"A INDUSTRIA TEXTIL DO BRASIL" (*) 

Neste trabalho, feito igualmente pela 
CEPAL, em colaboracao com outras enti-
tades do Pais e publicado em 1962, faz-se 
uma analise do parque textil nacional, tanto 
no que se refere as condicoes operacionais 
como das suas necessidades de maquinaria, 
segundo diversas hipateses de reequipamen-
to da indastria. 0 estudo conclui pela obso-
lescencia e conseqiiente pouca eficiencia 
da maior parte do equipamento em operagao 
(apenas 1/4 das maquinas tern menos de 10 
anos de uso), sendo esta uma das causas da 

(*) CEPAL — "A indUstria textil do Brasil — Pesquisa 
sebre as condicees de operaglo nos ramos de fia-
clio e tecelagem" — E/CN-12/623, 26 de abril de 
1962 (texto provisOrio, em 2 volumes). 
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baixa produtividade global observada na 
indiistria textil nacional. Frisa, entretanto, 
que a obsolescencia da maquinaria nao e o 
unico fator responsavel pelo baixo indite de 
produtividade, cabendo-lhe samente 1/3 da 
responsabilidade pela "deficiencia global de 
operagao" da inclastria; aos fatOres organi-
zacionais e administrativos caberia a respon-
sabilidade pelos outros 2/3 dessa deficiencia. 

Partindo do pressuposto de que 1/4 das 
despesas se destinem ao recondicionamento 
de maquinas ja em operacao e 3/4 a aquisi-
gao de novas unidades (**), o estudo conclui 
que seriam necessarios cerca de 220 milhOes 
de dOlares para o reequipamento do setor 
textil do Pais, num prazo de cinco a seis 
anos, distribuindo-se as despesas, quanto a 
origem, na seguinte forma: 

No exterior — US$ 90 milhOes (41%) 
No Pais (***) — US$ 130 milhOes (59%) 

Convem ressaltar que o dado de partici-
pagao da inclastria nacional no suprimento 
de equipamentos a bastante precario, pois 
a CEPAL nao chegou a efetuar um levan-
tamento direto da capacidade interna de fa-
bricacao junto aos produtores de maquinas 
para a inclastria textil, fundamentando-se, 
para tanto, nas informacOes do SIMESP 
que, por sua vez, fez apenas urn inquerito 
superficial junto aos principais fabricantes, 
nao chegando a urn trabalho profundo de 
pesquisas e analise da capacidade instalada 
no Pais. 

Tambem no setor industrial de maquinas 
texteis, tal como ocorre corn a produgao de 
outros bens de capital, um dos principais 
fatOres limitativos a expansao da produgao 

a falta de financiamento interno para as 
vendas. 

Se o Pais se dispusesse a reequipar sua 
indastria textil num prazo de cinco anos, a 
participagao da indastria nacional de ma-
quinas seria ainda bastante limitada, ha-
vendo estrangulamento de diversos tipos a 
superar, desde que se objetivasse uma par-
ticipagao mais efetiva da mesma no forne-
cimento global de equipamentos, convindo 
ressaltar os seguintes pontos: 

a) — Insuficiencia tecnica: diversos tipos 

(**) Hipotese de reequipamento tida como a mais re 
comendivel dentre as varias analisadas. 

(***) Taxa de conversdo adotada, a epoca do estudo, 
Cr$ 240 por dolar. 
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de equipamentos nao podem ainda 
ser fabricados, de imediato, no 
Pais, por insuficiencia tecnica (ou 
por ausencia de "know-how" ou 
por falta de "engineering"). A su-
peragao desse entrave ira se fa-
zendo progressivamente, corn o 
decorrer do tempo, nao sendo pos-
sivel rompe-lo a curto prazo, pois 
tal superagao depende de fatOres 
exOgenos, alguns deles extrema-
mente complexos, independentes do 
contrOle nacional; 

b) — Incapacidade quantitativa: decorre 
da limitagao do prazo estipulado 
como desejavel para o reequipa-
mento da indtistria, que no caso 
foi fixado em 5 anos. A capacidade 
instalada de produgao de maquinas 
texteis, mesmo que plenamente 
utilizada, nao permitira, nesse pra-
zo, atender a demanda total de 
equipamentos que, qualitativamen-
te, seria possivel fabricar no Pais, 
por incapacidade global de forneci-
mento dos equipamentos. Desde 
que o prazo de reequipamento se 
alongue, Obviamente a participagao 
da produgao interna podera ser au-
mentada substancialmente; 

c) — Pregos: alguns tipos de equipa-
mentos nao podem ser produzidos 
internamente em condigOes corn-
petitivas de prego corn os importa-
dos, se bem que exista capacidade 
tecnica de fabrics-los. Ocorre que 
a produgao de tais equipamentos 
so se torna econOmica quando em 
larga escala e a pequena amplitude 
do mercado nacional para esses 
equipamentos funciona, no caso, 
como elemento impeditivo de sua 
fabricagao no Pais. Obviamente, a 
proporgao que o mercado nacional 
for se ampliando os mesmos pode-
rao passar a ser produzidos inter-
namente. A esse respeito cabe dar 
especial atengao as possibilidades 
oferecidas pela ALALC, na amplia-
gao do mercado consumidor. 

Finalmente, cabe lembrar que, segundo 
o estudo em referencia, cerca de 85% dos 
equipamentos texteis em use no Pais operam 
no setor de algodao, utilizando as demais 
fibras os restantes 15%. 
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A IMPLANTAcA0 DO CONJUNTO INDUSTRIAL DA ISHIKAWAJIMA DO BRASIL—ESTALEIROS S. A., NA GUANA- 
BARA, CONTOU COM A COLABORAc40 FINANCEIRA DO BNDE. 0 ESTALEIRO INHAUMA PODE CONSTRUIR 
EMBARCACOES DE ATE 83.000 TDW DE CAPACIDADE, REALIZANDO, TAMBEM, REPAROS NAVAIS EM GERAL. 0 

CONJUNTO DISPOE, AINDA, DE FABRICA DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 

INSTALACAO DE UM ALTO FORNO DE 100 T/ DIA DE CAPACIDADE E AUMENTO DA PRODUCAO DE TUBOS DE 
FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADOS (25.000 T/ANO) CONSTITUIRAM OS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AMPLIA- 
cAo DA USINA DA COMPANHIA METALORGICA BARBARA, EM BARRA MANSA (RJ), APOIADO FINANCEIRAMENTE 

PELO BNDE 
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BN 
DE 

informacoes 
ATIVIDADE OPERACIONAL DO BNDE 

JANEIRO/JUNHO DE 1964 

A REVISTA DO BNDE inicia a publica-
cao regular de noticiario e estatisticas sabre 
as atividades operacionais do Banco, abran-
gendo este nOmero todo o 1. 0  semestre de 

1964. 

Alem de informacOes gerais a respeito 
das operagOes de credit° em moedas nacio-
nal e estrangeiras aprovadas pelo Banco, 
tambem sera° regularmente apresentadas na 
Revista tabelas estatisticas que registrem os 
montantes parciais e acumulados das cola-
boracOes financeiras solicitadas e aprovadas, 
segundo os setores de atividade econOmica e 
as Unidades Federadas de localizagao dos 
empreendimentos. 

OPERAcOES APROVADAS 

1) FRIGORIFICO TRES LAGOAS S. A. 

Localizacio: Tres Lagoas, MT. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 200,0 milhoes, 

em 4-2-64. 

Natureza do- projeto: Instalacao de mata-
douro industrial, corn capacidade de abate 
de 150 bovinos e 50 suinos, por dia. 0 pro-

jeto preve a construgao do matadouro em 
predio de 2 pavimentos, dispondo de secOes 
de couros, farinhas, deposit° de graxa e casa 
de caldeiras. Numa 2.a etapa sera realizado 
o aproveitamento integral de subprodutos, 
estando reservada uma area para a futura 
instalacao de segao de enlatamento e con-
servas. Os investimentos fixos programados 
elevam-se a Cr$ 374 milhOes, representando 
o financiamento do BNDE 53% daquele 

montante. 

2) CHESF — CIA. HIDROELETRICA DO 
SAO FRANCISCO 

Localizacao: Regiao Nordeste. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 10,0 bilhOes, em 
4-2-64, sob a forma de "underwriting", para 
repasse a ELETROBRAS. Em 21-5-64 foi 
aprovado um aval a operagao celebrada pela 
CHESF na Italia, no valor de Lit 1 298 332 

mil, eqiiivalentes a US$ 208 mil. 

Natureza do projeto: Execugao dos progra- 
mas de expansao da Usina de Paulo Afonso 
e dos sistemas de transmissao. 0 aval diz 

respeito a importacao de equipamentos ele-
trico-mecanicos, financiada pelo G.I.E., da 
Italia, para as subestagOes abaixadoras do 
sistema do Estado do Rio Grande do Norte. 
A CHESF ja era mutuaria do Banco. 

3) TERRAL S. A. — MAQUINAS AGRI-
COLAS 

Localizacao: Sao Paulo (Santo Amaro), SP. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 90,0 milhOes, 

em 10-3-64. 

Natureza do projeto: Instalagao da nova fa.- 
brica da empresa, localizada em Taboao, 
Santo Amaro, para onde sera feita a trans- 
f erencia da fabrica existente em sao Paulo. 

A Terral dedica-se a fabricagao de imple-
mentos agricolas, inclusive arados de tragao 
mecanica e grades. Em 1961 o Banco ja ha-
via aprovado o projeto da empresa, auto-
rizando inversOes diretas de empresas se-
guradoras no empreendimento, no montante 
de Cr$ 82,0 milhOes. 0 orgamento atualizado 
do projeto soma Cr$ 498,2 milhOes. 
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4) CEA — CIA. DE ELETRICIDADE DO 
AMAPA 

1968. Os investimentos fixos programados 
somam Cr$ 2,9 bilhOes. 

Localizacfio: Amapa. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 1,5 bilhOes, em 
17-3-64. 

Natureza do projeto: Aproveitamento da 
Cachoeira do Paredao, no rio Araguari, 
atraves da construgao da "Usina Coaracy 
Nunes", que tera uma capacidade final de 
54 000 kW. A potencia firme na l.a etapa, 
objeto do financiamento do Banco, sera de 
17 000 kW, estando prevista a sua elevacao 
para 27 000 kW em curto prazo. Os merca-
dos imediatos para a usina serao as locali-
dades de Macapa e Porto Santana, atual-
mente servidas por pequenas unidades ter-
meletricas. 0 custo total do empreendimento 
esta orcado em Cr$ 16,3 bilhOes, somando 
US$ 3,2 milhoes os dispendios em moeda 
estrangeira. 

5) FERTICAP — FERTILIZANTES CA-
PUAVA S. A. 

Localizacao: Capuava, SP. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 300,0 milhOes, 
em 22-4-64, a conta dos recursos provenien-
tes dos AcOrdos do Trigo. 

Natureza do projeto: Execucao da l.a etapa 
do projeto, compreendendo a instalagao de 
fabricas de acid° sulfUrico (30 t/dia) e su-
perfosfato simples (30 000 t/ano), estando 
prevista a utilizagao da fosforita de Pernam-
buco como materia-prima principal. Os in-
vestimentos programados ascendem a   
Cr$ 733,0 milhOes. 

6) ISAM — INDUSTRIA SULAMERICA-
NA DE METAIS S. A. 

Localizacao: Santo Andre, SP. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 750,0 milhoes, 
em 22-4-64, a conta dos recursos provenien-
tes dos AcOrdos do Trigo e reservados a 
empresas de capitais norte-americanos. 

Natureza do projeto: Aumento da capaci-
dade de produgao da empresa, corn a am-
pliagao de suas linhas de estiragem e larni-
nagao de produtos nao ferrosos a base de 
aluminio, cobre, zinco, niquel e suas ligas, 
de sorte a elevar a produc,ao anual de .... 
12 000 para 30 000 toneladas, a partir de 

7) CIA. FERRO E ACO DE VITORIA 

Localizacao: Cariacica, ES. 

Colaboracao autorizada: Cry 9,4 bilhOes, em 
28-4-64, sob a forma de adiantamento por 
conta de futura participagao societaria. 

Natureza do projeto: Os recursos suplemen-
tares concedidos pelo Banco destinam-se a 
execugao du projeto de expansao da empre-
sa, mediante a integracao da usina corn a 
construgao das segOes de aciaria, alto forno, 
etc. A segao de laminacao foi inaugurada no 
final de 1963. 0 BNDE é, atualmente, o 
major acionista da Ferro e Ago de Vitoria, 
bem como o principal responsavel financeiro 
pelo empreendimento. 

8) CATERPILLAR DO BRASIL S. A. — 
MAQUINAS E PECAS 

Localizacao: sao Paulo (Santo Amaro), SP. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 650,0 milhOes, 
em 5-5-64, a conta dos recursos provenien- 
tes dos AcOrdos do Trigo e reservados a 
empresas de capitais norte-americanos. 

Natureza do projeto: Expansao do conjunto 
industrial existente em Jurubatuba, Santo 
Amaro, corn vista a progressiva nacionali-
zagao da motoniveladora tipo 12-E, segundo 
piano aprovado pelo GEIMAR. 0 referido 
equipamento de construcao e conservagao 
de rodovias ja vem sendo fabricado pela 
empresa, atraves da importagao de pecas 
complementares. 0 investimento fixo em 
moeda nacional alcanga Cr$ 1,9 bilhOes, a 
pregos correntes, estando prevista a impor-
tagao, sem cobertura cambial. de equipa-
mentos avaliados em US$ 2,4 milhOes. 

9) CELG — CENTRAIS ELETRICAS DE 
GOIAS S. A. 

Localizacao: Goias. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 12,0 bilhOes, 
em 29-5-64. 

Natureza do projeto: 0 aproveitamento do 
potential hidroeletrico de Cachoeira Doura-
da, no rio Paranaiba, avaliado em 300 000 
kW, foi desdobrado em tres etapas, contando 
as duas primeiras com a ajuda financeira 
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do BNDE. A execucao da 1.a etapa foi in-
teiramente concluida em 1959, corn a insta-
lagao de 30 000 kW na Usina de Cachoeira 
Dourada. A 2.a etapa compreende obras de 
barramento e a construc5o de casa de fOrca 
para a instalacao de 3 unidades geradoras de 
50 000 kW de potencia, cada uma, sendo 
instalada inicialmente apenas 1 unidade. 0 
projeto inclui, igualmente, a construcao de 
redes de transmissao. 0 financiamento a-
gora concedido suplementa recursos ante-
riormente aprovados em favor do projeto, 
no montante de Cr$ 2,9 bilhOes, tendo tam-
bem sido contratado, corn o mesmo fim urn 
aval no valor equivalente a US$ 2,9 milhOes. 
0 orcamento das obras programadas para a 
2.a etapa do projeto da CELG atinge a 
Cry 27,7 bilhOes, a precos de 1963. 

10) COPERBO — CIA. PERNAMBUCANA 
DE BORRACHA SINTETICA 

Localizacao: Cabo, PE. 

Colaboracao autorizada: Cr$ 680 mill -15es, 
em 26-6-64, sob a forma de "underwriting". 

Natureza do projeto: Instalacao de fabrica 
de polibutadieno na Cidade Industrial de 
Cabo, em Pernambuco, corn capacidade de 
producao de 27 500 toneladas anuais, em-
pregando o alcool como materia-prima 
sica. Anteriormente o Banco havia conce-
dido a COPERBO urn financiamento no va-
lor de Cry 2,5 bilhOes e aval a creditos ex-
ternos ate o montante de US$ 12,4 milhOes. 
Os investimentos fixos do projeto elevam-
se a Cr$ 5,9 bilhOes e ainda USS 15,7 mi-
lhoes em despesas no exterior. 

O BNDE VEM COLABORANDO DECISIVAMENTE COM A CHESF PARA A REALIZACAO DO PROJETO DE AMPLIA- 

CAO DA USINA PAULO AFONSO (FOTO) E DO SEU SISTEMA DE TRANSMISSAO NA REGIAO NORDESTE. EM 1964 

FICOU CONCLUIDA A INSTALACAO DA 6. 0  UNIDADE GERADORA DE 65.000 KW, A QUAL ELEVOU A CAPACIDA- 

DE DA USINA PARA 375.000 KW. 
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BNDE - COLABORAC,A0 FINANCEIRA EM MOEDA NACIONAL SOLICITADA E 
AUTORIZADA, SEGUNDO OS SETORES DE ATIVIDADE ECONOMICA 

1952/30-6-64 

SETORES 

VALOR (em milhoes de cruzeiros correntes) 

Colaboracao Solicitada Colaboracan Autorizada 

Ate 
30-6-64 

Em 
1964 

Ate 
30-6-64 

Em 
1964 

I'RANSPORTE 	  42 163,7 - 15 801,6 - 
Ferrovias 	  23 796,6 - 1 14 674,7 - 
Navegacao, Portos e Dragagem 5 322,4 - 850,9 
Outros meios de transporte 	 13 044,7 276,0 

iINERGIA ELETRICA 	 107 286,2 500,0 71 951,6 23 500,0 

NDUSTRIAS 	  179 278,7 15 682,4 92 598,4 11 895,1 
Metalurgica 	  96 787,4 9 400,0 77 727,9 10 175,1 

Siderurgia 	  84 750,8 7 000,0 75 607,1 9 425,1 
Metalurgia dos nao-ferrosos 6 771,4 2 400,0 1 737,3 750,0 
Metallu-gicas diversas 	 5 265,2 - 383,5 

Meanica 	  10 366,0 680,0 1 417,8 740,0 
Material ferroviario 	 680,2 • - 248,8 - 
Automobilfstica 	  14 193,5 - 2 066,4 - 
Construcao naval 	  3 647,7 - 1 651,0 - 
Celulose e papel 	  11 315,5 - 931,8 - 
Material eletrico 	  

Quimica 	 . 
5 336,9 - 540,0 - 

15 615,0 2 109,4 7 629,2 980,0 
Outras 	  

21 336,5 3 493,0 385,5 - 

GRICULTURA E SETORES 
'OMPLEMENTARES 	 35 284,5 7 564,2 4 603,9 200,0 
Agricultura 	  3 611,8 1 431,2 - - 
Matadouros industriais 	 6 080,8 960,0 1 226,1 200,0 
Armazens e slips 	  12 115,4 - 2 160,9 - 
Armazens frigorificos 	 13 476,5 5 173,0 1 216,9 

UTROS SETORES 	 18 720,0 2 000,0 - - 

TOTAL 	  382 733,1 25 746,6 (*) 187 055,5 35 595,1 
-,- 
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(*) Inclusive Cris 2,1 bilh6es relativos a repasses feitos em favor dos Bancos de Dcscnvolvimento do Extremo-Sul e dc 
Minas Gerais. 

REVISTA DO BNDE 



BNDE - COLABORACAO FINANCEIRA EM MOEDA NACIONAL SOLICITADA E 
AUTORIZADA, SEGUNDO AS REGIOES E UNIDADES DA FEDERACAO 

1952/30-6-64 

REGIOES E UNIDADES DA 

VALOR (em milhoes de cruzeiros correntes) 

Colaboracito Solicitada Colaboracan Autorizada 

FEDERAcA0 
Ate 

30-6-64 
Em 
1964 

Ate 
30-6-64 

Em 
1964 

NORTE 	  6 288,0 - 2 365,2 1 500,0 

Rondonia 	  5,0 - - 

Amazonas 	  4 240,2 - 404,2 - 

Para 	  1 657,8 - 461,0 - 

Amapa 	  385,0 1 500,0 1 500,0 

NORDESTE (g ) 	  30 915,7 6 507,0 19 217,1 10 680,0 

Maranhao 	  455,1 - 12,6 - 

Piaui 	  121,8 - 3,8 - 

Ceara 	  944,7 - 117,2 - 

Rio Grande do Norte 	 1 133,8 32,3 - 

Paraiba 	  1 104,1 320,0 170,7 - 

Pernambuco 	  14 333,9 3 887,0 5 799,0 680,0 

Sergipe 	  526,5 300,0 38,7 - 

Alagoas 	  1 580,0 - 81,1 - 

Bahia 	  8 595,4 2 000,0 2 379,5 - 

SUDESTE (*) 	  261 428,4 15 537,4 131 001,0 11 215,1 

Minas Gerais 	  74 783,9 3 159,4 27 716,6 - 

Espirito Santo 	  9 752,0 3,0 16 777,8 9 425,1 

Rio de Janeiro 	  22 391,0 t___ 5 117,7 - 

Guanabara 	  13 580,0 1 350,0 4 482,7 - 

Sao Paulo 	  134 637,0 11 025,0 75 893,0 1 790,0 

SUL (*) 	  54 834,7 1 296,0 15 377,8 - 

Parana 	  17 077,6 710,0 3 221,7 - 

Santa Catarina 	  3 614,2 100,0 1 288,3 - 

Rio Grande do Sul 	 34 142,9 486,0 9 267,8 - 

CENTRO-OESTE 	  14 967,3 2 406,2 18 558,7 12 200,C 

Mato Grosso 	  4 648,2 975,0 2 651,6 200,C 

Goias 	  9 448,6 1 431,2 15 907,1 12 000,C 

Distrito Federal 	  870,5 - - - 

INTER-REGIONAL (**) 	 14 299,0 - 535,7 - 

BRASIL 	  382 733,1 25 746,6 187 055,5 35 595,1 

FONTE : Departamento Econeimico, Setor de Orgamento de Investimentos. 
(*) A soma das parcelas estaduais nao corresponde aos totais regionais, em virtude de teem lido incluidos nestes 

valores referentes a operagoes clue beneficiam projetos de interesse de mais urn Estado dentro da mesma Regiao. 
Exemplo: CHESF, Cia. Vale do Rio Doce, BEDE, etc.' 

(") Refere-se a projetos de interesse inter-regional, principalmente navegagao. 
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noticias 

NOVO CONSELHEIRO 	 18, 6.° andar, Conjunto 611/613, na capital 
paulista. 

Por ato de 10 de abril ultimo , o Sr. Pre-
sidente da RepUblica nomeou para exercer 
a funcao de membro do Conselho de Admi-
nistracao do BNDE o Dr. Luiz Alberto 
Bahia, pessoa altamente qualificada para o 
posto. 

NOVOS DIRETORES DO BNDE 

0 Sr. Presidente da RepUblica, por ato 
de 10 de abril e 18 de maio Ultimos, nomeou 
para membros da Diretoria do BNDE os 
Drs. Jayme Magrassi de SA, Antonio Carlos 
Pimentel Lobo e Hello Schlittler Silva. Essas 
nomeacoes despertaram justa satisfacao en-
tre os funcionArios do Banco, pOsto que, pela 
primeira vez, o Govern° escolheu servidores 
da Casa para ocupar lugares na Adminis-
tragao Superior da Instituicao. 

Os Drs. Jayme Magrassi de SA e Antonio 
Pimentel Lobo sao antigos funcionirios do 
Banco, onde ja desempenharam diversas 
fungOes de importancia. Ultimamente vinham 
exercendo, em carater efetivo, a Chefia dos 
Departamentos EconOmico e de Projetos, 
respectivamente, corn desempenho interino 
das fungOes de Diretores. 0 Professor Helio 
Schlittler Silva vem servindo ao Banco 
desde muitos anos, tendo exercido diversas 
funcoes de Chefia, inclusive as de Assessor 
Geral do Conselho de Administracao e de 
Chefe da Divisao de Comercio e Organismos 
Internacionais, do Departamento de Opera-

' cOes Internacionais. 

A REVISTA DO BNDE louva a acertada 
escolha, pelo Govern°, dos novos dirigentes 
do Banco, com os quais se congratula. 

ESCRITORIO DO BNDE EM SAO PAULO 

Criado em 1963, acha-se em funciona-
mento na capital paulista o EscritOrio do 
BNDE em Sao Paulo, corn jurisdicao sabre 
o Estado bandeirante. 0 EscritOrio vem rea-
lizando tarefas de proveito para o Banco 
naquela Unidade Federada, particularmente 
no que diz respeito a informagao do public° 
sabre o funcionamento da Instituicao. A sede 
do EscritOrio esta localizada a Rua Anchieta, 

CONGRESSO DE ENGENHEIRAS- 
CIENTISTAS 

O BNDE participou do 1. 0  Congresso In-
ternacional de Engenheiras-Cientistas, rea-
lizado na segunda quinzena de junho do 
corrente ano em Nova York. Representou 
o Banco naquele certame a Engenheira So-
phia Machado Portella. 

BOLSA DE ESTtJDO 

Beneficiado por uma bOlsa de estudo 
oferecida pelo Govern° japones, viajou para 
o Japao o Engenheiro do Departamento de 
Projetos do Banco Dr. Murilo Henrique 
Silva. 0 estagio, com a duragao de 65 dias, 
esta relacionado a programa de aperfeicoa-
mento em tecnicas modernas no campo dos 
servicos de energia eletrica. 

MINISTRO EXTRAORDINARIO PARA 0 
PLANEJAMENTO E COORDENAcA0 

ECONOMICA 

Pelos Decretos n." 53 890 e 53 914, res-
pectivamente de 20 de abril e 11 de maio 
Ultimos, o Sr. Presidente da RepUblica dis-
Os sabre as atribuicOes do Ministro de 
Estado ExtraordinArio para o Planejamento 
e Coordenacao EconOmica, a quem ficou 
atribuida a incumbencia de: 

a) — dirigir e coordenar a revisio do 
piano nacional de desenvolvimento 
economic°, em cooperacao corn os 
Ministerios e demais Orgaos da ad-
rninistragao direta ou descentrali-
zada do Govern° Federal; 

b) — coordenar e harmonizar, em pianos 
gerais, regionals e setoriais, os pro-
gramas e projetos elaborados por 
Orgaos da •administracao pUblica, 
entidades paraestatais, sociedades 
de economia mista e empresas sub-
vencionadas peia Uniao; 

c) — conhecer e coordenar os pianos de 
ajuda externa econOmica, financei-
ra e de assistencia tecnica presta-
das aos Orgaos e entidades referi-
das na alinea "b"; 
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d) — coordenar a elaboragao e a exe-
cugao do Orcamento Geral da 
Uniao e dos orgamentos dos Organs 
e entidades referidos no item "b", 
harmonizando-os com o piano na-
cional de desenvolvimento econO-
mico; 

e) — assessorar o Presidente da Repu-
blica na decisao de assuntos rela-
cionados corn o piano de desenvol-
vimento economic° e na formulacao 
de pianos e projetos de desenvol-
vimento econOrnico e social; 

f) — exercer outras fungOes e encargos 
que the sejam atribuidos pelo Pre-
sidente da RepUblica. 

De acOrdo corn o artigo 4.° do referido 
Decreto, compOem o Gabinete do Ministro 
Extraordinario para o Planejamento e Coor-
denacao EconOmica: Chefia do Gabinete; 
Secretaria do Gabinete; Assessoria de Rela-
cOes PUblicas e InformacOes; Assessorias 
Especiais; Secretaria Geral do Planejamento 
e Coordenacao EconOmica; Coordenagao 
Tecnica; e Servicos Administrativos. 

Segundo determinacao contida no artigo 
6.° do citado Decreto, ficaram extintos os 
seguintes Org5os da Presidencia da Repu-
blica: Coordenacao do Planejamento Nacio-
nal; Assessoria Tecnica; Comissao Nacional 
do Planejamento; Conselho do Desenvolvi-
mento; Grupo de Trabalho incumbido de 
estudar a situacao econOmica da Bacia Hi-
drografica do Rio Itajai; Grupo de Trabalho 
incumbido de estudar a economia da Bacia 
Hidrografica do Rio Paraiba do Sul; e Grupo 
Executivo de Ajuda a Baixada da Guana-
bara. Por outro lado, passou a ficar subor-
dinada ao Ministro do Planejamento e Co-
ordenagao EconOmica a Comissao de Cour-
denagao da Alianca para o Progresso (CO-
CAP), criada pelo Decreto n.° 1 040/62. 

Por ato do Presidente da RepUblica, da-
tado de 20 de abril, foi nomeado para o cargo 
de Ministro Extraordinario para o Planeja-
mento e Coordenacao EconOmica o Embai-
xador Roberto de Oliveira Campos, antigo 
Superintendente e Presidente do BNDE. 

COMISSAO DE COMERCIO EXTERIOR 

O Decreto n.° 53 899, de 29 de abril Ul-
timo, criou, no Ministerio da IndUstria e do 
Comercio, a Comissao de Comercio Exterior  

(CCE), corn a finalidade de promover e ori-
entar a expansao do intercknbio comercial 
do Brasil, incumbindo-lhe especialmente: 

a) — formular as diretrizes da politica 
do comercio exterior, respeitadas as 
competencias especificas atribuidas, 
por Lei, aos demais Organs da Ad-
ministragao; 

b) — coordenar as providencias relacio-
nadas corn a expansao das expor-
tacOes e orientagao das importa-
goes, em consonancia corn a poli-
tica de desenvolvimento economic° 
do Govern° e corn os compromissos 
decorrentes de acOrdos bilaterais 
ou multilaterais, celebrados pelo 
Pais; 

c) — opinar sabre as medidas de politica 
monetaria e fiscal que interessem, 
fundamentalmente, a politica de 
comercio exterior. 

0 BNDE a membro da CCE, sendo o 
Presidente do Banco o seu representante. 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 

Pelo Decreto n.° 53 898, de 29 de abril do 
corrente ano, foi criada, no Ministerio d3 
IndUstria e do Comercio, a Comissao de De-
senvolvimento Industrial (CDI), corn a fina-
lidade de promover e orientar a expansao 
do parque industrial do Pais, incumbindo-
lhe, especialmente: 

a) formular os criterios gerais que 
deverao presidir a concessao de 
estimulos governamentais ern ma-
teria de investimentos industriais, 
respeitadas as competencias espe-
cificas atribuidas, por Lei, aos de-
mais Orgaos da administragao; 

b) — promover a aplicacao coordenada 
desses estimulos, objetivando ace-
lerar o processo de integracao e 
complementacao do parque indus-
trial do Pais. 

De acOrdo corn o referido Decreto, o 
BNDE e membro da CDI, tendo o seu Pre-
sidente como representante . 

Segundo o artigo 8.° do Decreto, ficaram 
subordinados a comissao os Grupos Exe-
cutives para a implantacao e expansao de 
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setores industriais. Posteriormente, isto é, 
pelo Decreto n.° 53 975, de 19 de junho, 
foram reorganizados os Grupos existentes, 
bem assim criados novos Grupos, a saber: 

GEIMEC — Grupo Executivo das In-
dUstrias Mecanicas, que absorveu os 
Grupos Executivos da IndUstria Au-
tomobilistica (GEIA), da IndUstria de 
Miquinas Agricolas e Rodoviarias 
(GEIMAR) e da IndUstria Mecfinica 
Pesada (GEIMAPE), criados, respec-
tivamente, pelos Decretos n." 39 412/ 
56, 50 519/61 e 50 522/61; 

— GEIMET — ,Grupo Executivo da In-
dUstria Metahargica, criado pelo De-
creto n. 0  50 521/61; 

— GEITEC — Grupo Executivo da In-
&Istria de Tecidos, Couros e Seus 
Artefatos, que absorveu os Grupos 
Executivos da IndUstria Textil (GE-
TEC) e da IndUstria de Calgados 
(GECAL), criados, respectivamente, 
pelos Decretos 	53 585/64 e 53 586/ 
64; 

— GEIQUIM — Grupo Executivo da In-
dUstria Quimica, que absorveu os 
Grupos Executivos da IndUstria Far-
maceutica (GEIFAR) e da IndUstria 
de Fertilizantes e Corretivos (GEI-

FERC), criados, respectivamente, pe-
los Decretos n." 52 471/63 e 52 732/63; 

— GEICINE — Grupo Executivo da In-
dUstria Cinematografica, criado pelo 
Decreto n.° 50 278/61; 

— GEITEL — Grupo Executivo da In-
dUstria de Material EletrOnico e Tele-
comunicagOes, nOvo; 

— GEIPAL — Grupo Executivo da In-
ditstria de Produtos Alimentares, 
nOvo; 

Conforme o artigo 2.° do referido Decre-
to, os Grupos Executivos terao como finali-
dade geral promover e orientar a expans5o 
e integragfio das indUstrias do respectivo 
setor, assim como fomentar a exportacao de 
seus produtos. 

0 BNDE, nos termos do artigo 4.° do ci-
tado Decreto, tern representantes em todos 
os Grupos. 

FUNDO NACIONAL DE 
INVESTIMENTOS FERROVIARIOS 

0 Sr. Presidente da Republica assinou, a 
7 de maio Ultimo, o Decreto n.° 53 909, que 
aprova o Regulamento do Fundo Nacional 
de Investimentos Ferroviarios, criado pela 
Lei n.° 4 102, de 20 de julho de 1962. A 
regulamentacao foi elaborada em quatro 
capitulos que tratam: I — Da Finalidade; 
II — Da constituicao do FNIF; III — Da 
Arrecadagdo e DepOsitos do FNIF; e IV —
Da Aplicagao do FNIF. 

Estabelece o artigo 2.° do Regulamento 
que o Fundo visa a custear: (a) — estudos, 
projetos, construcOes de novas vias ferreas, 
ligagOes e variantes constantes do Plano 
Ferroviario Nacional e prolongamento das 
existentes; (b) — execucao de programas de 
obras patrimoniais, de investimentos e de 
capital, das estradas de ferro, atendendo, 
ainda, as despesas corn amortizagao e juros 
de emprestimos e despesas corn pessoal e 
material do DNEF. 

Constituem recursos do FNIF (art. 3. 0 ): 
da Renda Tributaria da Uniao e o pro-

duto das duas taxas adicionais, de Melhora-
mento e de Renovagao Patrimonial das Fer-
rovias, correspondentes a 10% sObre as ta-
rifas ferroviarias. 

MINISTRO EXTRAORDINARIO PARA 
ASSUNTOS REGIONAIS 

A Lei n.° 4 344, de 21 de junho 
criou urn cargo de Ministro Extraordinfirio 
corn a incumbencia de coordenar as ativida-
des dos seguintes Orgios e servicos, que the 
ficam subordinados: Superintendencia do 
Plano de Valorizagao EconOrnica da Amazo-
nia (SPVEA); Superintendencia do Plano 
de Valorizagao EconOmica da Fronteira 
Sudoeste do Pais; Superintendencia do De-
senvolvimento do Nordeste (SUDENE); 
Comissfio do Vale do S5o Francisco; Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatistica 
(IBGE); FundagAo Brasil Central; Adminis-
track dos Territerios Federais; Servigo Na-
cional de Municipios; Comiss5o de Desen-
volvimento do Centro-Oeste; Comissfio Es-
pecial de Faixa de Fronteiras e Parque 
Nacional do Xingu. 

0 Decreto n.° 54 026/64 definiu as atri-
buigoes do Ministro Extraordinario para a 
Coordenag5o dos Organismos Regionais, para 
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brasileira, o BNDE nao dispOe de fontes 
capazes de the permitir arcar corn o novo 
encargo". 

cujo cargo foi nomeado, pelo Presidente da 
Republica, o General de Exercito Oswaldo 
Cordeiro de Farias. 

TURISMO 

0 Senador Mem de SA elaborou um subs-
titutivo ao projeto n. 0  3 714/53, que cria o 
Instituto Brasileiro de Turismo (IBRATUR) 
e equipara as atividades turisticas as indUs-
trias basicas para efeito de seu financiamen-
to pelo BNDE. 0 representante do Rio 
Grande do Sul, em sua justificacao ao subs-
titutivo, objeta contra tal equiparagao, di-
zendo que os recursos do Banco devem 
dirigir-se de preferencia para os setores 
criticos e de maior essencialidade. 

Para financiar o desenvolvimento do tu-
rismo e custear a administracao e servicos 
do IBRATUR a criado o Fundo Turistico 
Nacional, constituido, principalmente: a) — 
pelas receitas do Selo do Turismo a ser 
apOsto a correspondencia postal interna; b) 
— pela receita da Contribuigao do Turismo, 
correspondente a 5% dos pregos das comu-
nicagOes telefOnicas e telegraficas; e c) —
da receita da Taxa de Turismo, cobrada 
razao de 10% sObre alugueis e precos de ser-
vicos de exposigOes, feiras e certames e so-
bre o valor das emissOes de "sweepstake". 

E do parecer do Senador Mem de SA o 
trecho abaixo: 

"0 projeto n.0  3 714/53 consagra, no art. 
27, o preceito segundo o qual a construcao, 
ampliacao ou reforma de hotels, obras e ser-
vicos especificos de finalidades turisticas, 
ficam equiparadas a instalagao e ampliagao 
de indUstrias basicas e, assim, incluidas no 
item 25 da Lei 2 973, de 26-11-1956, que fixa 
a escala de prioridade do orgamento de in-
vestimentos do Banco Nacional do Desen-
volvimento EconOmico (BNDE). 0 substitu-
tivo do Ministro para a Ref orma Adminis-
trativa omite o dispositivo, havendo o officio 
que o acompanha justificado a supressao 
corn o argumento de que a instituicao do 
Fundo Turistico torna desnecessArio o recur-
so ao BNDE. Este novo substitutivo tarn-
bem nao inclui esta norma. Sem negar a 
alta significacao que o turismo pode ter na 
economia national e na balanca de paga-
mentos do Pais, quando estiver organizado 
e em expansao, — o que justfficaria ple-
namente o preceito em exame — nao ha 
como desconhecer que, dentro da realidade 

SELECAO DE PESSOAL 

Desde os primeiros anos de seu funcio-
namento, o BNDE tern promovido a selecao 
de seu pessoal tecnico e administrativo ex-
clusivamente atraves do sistema do merit°, 
corn a realizagao periOdica de concursos pu-
blicos promovidos sob a responsabilidade 
do DASP. 

Em face do crescimento de suas ativida-
des e da conseqiiente ampliagao, em 1963, 
do quadro de funcionirios da Casa, o Banco 
realizou Ultimamente concursos pUblicos 
para as carreiras de Economista, Engenheiro, 
Advogado e Contador, aos quaffs se inscre-
veu winer° apreciavel de candidatos. 

ESTAGIO DE ESTUDANTES 
UNIVERSITARIOS 

Contribuindo no esfOrgo de formagao e 
treinamento de pessoal especializado em 
problemas ligados ao desenvolvimento eco-
nomic° do Pais, o BNDE, desde algum tem-
po, vem oferecendo oportunidade a estudan-
tes universitarios de realizar estagio remu-
nerado no Banco, corn sua participacao ef e-
tiva nos trabalhos normais da Casa. 

Os estagiarios sao admitidos, por sele-
cao, dentro de duas categorias: a dos esta-
giarios regulares, que dedicam tempo par-
tial ou integral as tarefas do Banco durante 
urn periodo determinado, e a dos estagifirios 
em ferias escolares, nos meses de janeiro, 
fevereiro e julho. A selecao sao admitidos 
sOmente os estudantes que cursem o 3. 0  ano 
ou seguintes de escolas superiores cujas dis-
ciplinas se relacionem corn as atividades do 
Banco e que estejam incluidos entre os 
25% melhor classificados em cada turma. 0 
processo de selecao se baseia no exame do 
"curriculum" escolar, entrevista e prova. 0 
nUmero de vagas atualmente a de 48 para 
os estagiArios regulares e 15 para os esta-
giarios em ferias. 

No exercicio de 1963 passaram pelo 
Banco 33 estagiarios regulares, sendo 10 de 

Economia, 12 de Direito, 10 de Engenharia 
e 1 de Administragao. Em periodo de ferias 
passaram pela Casa, no ano em referencia, 
9 estagiarios de Economia e 1 de Engenharia. 
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The NATIONAL BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT — BNDE (BANCO 
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) is interested in exchanging 
publication with domestic and foreign organizations. The Economic Department 
of the BNDE is keenly interested in receiving publications on economic subjects, 
such as: monthly and yearly publications of general or sectorial statistics; mono-
graphs; economic planning studies; reports; specialized periodicals; legislation; 
financial statements and budgets; and so on. 

Publications should be sent to the following address: 

BNDE — DEPARTAMENTO ECONOMICO 
SETOR DE DOCUMENTAcA0 
RUA 7 DE SETEMBRO, 48 - 9. 0  ANDAR 
RIO DE JANEIRO, GB — BRASIL 

Le BANQUE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE — BNDE 
(BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) s'est engage a 
entretenir un echange de publications avec des organismes nationaux et strangers. 
Le Department Economique du BNDE s'interesse, notamment, a recevoir des 
publications a nature economique, par exemple: des publications mensuelles et 
des annuaires statistiques generaux ou par secteurs d'activites; des etudes mono-
graphiques; des ouvrages de planification economique; des rapports; des periodi-
ques specialises; legislation; bilans et budgets etc. 

Priere de remettre les publications a l'adresse ci-dessous: 

BNDE — DEPARTANLENTO ECONOMICO 
SETOR DE DOCUMENTAcA0 
RUA 7 DE SETEMBRO, 48-9. 0  ANDAR 
RIO DE JANEIRO, GB — BRASIL 
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registro hibliogrgico 
"A ESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO" — WASSILY LEONTIEF 

Em "Scientific American", de setembro 
de 1963, Leontief apresentou interessante 
exposigao sare o metodo dos "fatOres-re-
sultados" e sua aplicagao para expressar os 
estagios tecnicos do crescimento. Diz bem 
Leontief que "para o entendimento que deve 
anteceder a qualquer acao construtiva, 
necessario penetrar a superficie das estatis-
ticas globais... cada sistema economic° tern 
uma estrutura interna de determinada corn-
plexidade progressivamente mais enten-
divel, nos Ultimos 25 anos, gragas a tecnica 
analitica do input/output". 

Avangos recentes nesse instrumental 
analitico e na tecnica da contabilizacao so-
cial nos paises subdesenvolvidos, tern per-
mitido meihor qualificagao de tais economias 
(subdesenvolvidas) e do prOprio processo de 
desenvolvimento. 

Ja existem 40 tabelas de input/output 
calculadas, ou seja tabela ou tabua para 40 
paises, inclusive subdesenvolvidos, como 
Israel, Egito, Espanha e Argentina. 

A grande virtude do input/output a que 
ele espeiha as transagOes internas indiretas 
do sistema economic° e traz a estas para a 
dissecagao da teoria econOrnica, revelando, 
por outro lado, as relacOes tecnolOgicas que 
se ferem dentro do sistema. 

Uma economia subdesenvolvida pode, 
agora, ser definida na medida das lacunas 
que apresenta em segmentos funcionais, to-
mados como base sistemas econ6micos mais 
evoluidos. E uma definigao estrutural-pro-
cessual. Essas lacunas podem ser explicadas: 
a) — em termos econamicos, pelo estoque 
e pela distribuigao do capital investido, de 
carater produtivo; b) — em termos sociais,  

como reflexo da composigao e da eficiencia 
da f erga de trabalho; e c) — em termos geo-
graficos, como resultado do use seguro e 
meihor dos recursos naturais de que se 
dispOe. 

A diagnose plena dos males econ6micos 
das areas de baixa renda per capita, bem 
assim como a formulagao realistica de urn 
piano de desenvolvimento, exige uma ana-
Ilse quantitativa detaihada da dependencia 
de tOdas as suas indiistrias internas, nao 
apenas em relagao a demanda final, mas 
tambem tendo em vista a composigao de 
seu comercio exterior. 

Os sistemas econOmicos tendern, natural-
mente, a combinar a divisao internacional 
do trabalho corn a minimizagao dos custos 
de transporte. Estes Oltimos, podem ser 
mantidos baixos, se uma inthistria a locali-
zada ou desenvolvida mais proximo do gros-
so da demanda de seus produtos ou dos seus 
suprimentos de inputs. 

Uma economia em crescimento, no en-
tanto, e em que pese o fato acima, retira 
consideravel vantagem do desenvolvimento 
do conjunto de industrias estruturalmente 
relacionadas, que dependem do comercio 
externo para suprimentos e para colocagao 
de seus produtos. 

Dessa forma, as fases de crescimento 
defrontam-se (e provocam) corn reagOes que 
precisam ser conhecidas e medidas. Para 
tanto, a analise estrutural atraves do pro-
cesso input/output propicia o projetamento 
de mudangas na estrutura de uma economia 
em desenvolvimento, em termos fundamen-
tais de composigao do consumo e do inves- 
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timento internos, de exportagOes e impor-
tagOes. 

Tece ainda Leontief comentarios sobre a 
expressividade e os avancos do metodo das 
relaciies interindustriais e aborda em deta-
lhe a tabela computada para a economia 
israelense e seu significado como instrumen-
to de politica promocional. 

Leontief termina seu trabalho corn essa 
expressiva sentenca: "o progresso pode ser 
mail rapid° ao longo de uma estrada pie- 

viamente bem balizada e cartografada; e o 
custo do progresso em termos de trabalho, 
capital e sacrificios humanos, consideravel-
mente menor". 

A leitura do trabalho de Leontief, apre-
sentado por "Scientific American", justifica-
se bastante no Brasil, onde as preocupacOes 
corn o metodo analitico dos "f atOres-resul-
tados" ainda engatinham. 

JAYME MAGRASSI DE SA 

"UN INSTITUT DE DEVELOPPEMENT A VOCATION GENERALE: LE BANCO 

NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (BRESIL)" 

Sob o titulo acima, a publicacao "NOTE 
MENSUELLE", editada pelo Banque Fran-
caise & Italienne pour L'Amerique du Sud, 
divulgou, no seu numero correspondente a 
janeiro/fevereiro de 1964, amplo e infor-
mativo estudo monografico sabre o BNDE. 

O referido estudo e o terceiro de uma 
serie dedicada a agencias latino-americanas 
de desenvolvimento econOmico, referindo-
se os dois primeiros ao "Banco de Fomento 
Agropecuario del Peru" (nlimero de setem-
bro/outubro de 1963) e "CorporaciOn de 
Fomento de la ProducciOn" do Chile (ma-
mero de novembro/dezembro de 1963). 0 
quarto trabalho da serie, publicado no ma-
mero relativo a marco/abril de 1964, refere-
se ao "Banco Industrial de la Republica 
Argentina (BIRA)". 

Os estudos elaborados pelo Banco Fran-
ce's & Italiano serao reunidos, prOximamen-
te, no 2.0  volume de uma obra coletiva pu-
blicada pelo "Institut d'Etudes Bancaires et 
Financieres" sobre os bancos de desenvol-
vimento em operagao nos diversos paises. 0 
1.° volume dessa obra, editado em 1963, 
contemplou o exame das instituigoes inter-
nacionais de financiamento do desenvolvi-
mento e os bancos de desenvolvimento da 
zona do franca. 

O estudo sabre o BNDE compreendeu 44 
paginas da revista "NOTE MENSUELLE", 
o que mostra o grau de detalhe do trabalho. 
Na sua primeira parte, o estudo faz um re-
trospecto bastante objetivo dos antecedentes 
da criacao do BNDE, oferecendo, em segui-
da, uma sintese sobre o seu estatuto juri-
dico, legislacao organica de base, natureza  

juridica geral e organizacao administrativa. 
Na sua segunda parte, o estudo trata das 

condigOes de financiamento do BNDE, exa-
minando os recursos financeiros administra-
trados pela Instituicao, os setores economi-
cos suscetiveis de se beneficiarem da sua 
ajuda e as modalidades de financiamento 
empregadas pela Entidade. 

A terceira e -Ultima parte do trabalho 
dedica-se ao "balango do BNDE depois de 
sua criacao", onde sao sumariadas as ativi-
dades do Banco desde a sua fundacao em 
1952. Nesse sentido, as operacoes de credito 
aprovadas pela Instituicao sao examinadas, 
de inicio, sob o 'Angulo da modalidade da 
cooperagao financeira, apreciando-se, a se-
guir, a reparticao dos financiamentos entre 
os diversos setores de atividade economica 
e a distribuicao geografica desses financia-
mentos. Para concluir, o estudo procede am-
pla analise das principals realizacZies finan-
ciadas pelo BNDE dentro de cada setor da 
economia brasileira. 

0 estudo realizado pelo Banco Frances 
& Italiano valeu-se, em larga medida, das 
ExposicOes anuais do BNDE — em parti-
cular da XI Exposicao, relativa ao exercicio 
de 1962 — cabendo ainda destacar que o 
trabalho insere diversas estatisticas das con-
tas nacionais do Pais, elaboradas pela Fun-
dacao Getiilio Vargas, que servem, inclusive, 
para demonstrar a importancia da atuagao 
do Banco no desenvolvimento da economia 
brasileira nos illtimos anos. 

Ao fazer este registro, o BNDE agradece 
a direcao do Banco Frances & Italiano o 
destaque que deu as suas atividades. 
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"TEMAS DEL BID" 

0 Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento acaba de langar a sua revista, sob o 
titulo "Temas del BID". 0 marnero de lan-
gamento, correspondente ao me's de abril de 
1964, reuniu as seguintes colaboracOes espe-
ciais de categorizados funcionarios daquela 
instituigao: "Aplicagao de Criterios de In-
vestimento em um Banco de Fomento", de 
James A. Lynn, Subdiretor da Divisao de 
Desenvolvimento Economic° do Banco; "A 
Valorizacao do Cafe", de Afonso Rochac, 
Gerente Tecnico do Banco; "0 Financiamen-
to CompensatOrio das FlutuagOes nas Ren-
das de Exportkio", de Claude Hubert, 
economista da Divisao Desenvolvimento 
EconOmico; e "El Limpn — Descricao de 
urn Projeto Integral de Desenvolvimento 
EconOmico e Social", de Alfredo Hernandez, 
Diretor da Divisao de Analise de Projetos 
do BID. 

Na segao "Documentos", a revista trans-
creve os seguintes trabalhos: "Alianga para 
o Progresso, discurso pronunciado na Casa 
Branca pelo Presidente John F. Kennedy, em 
13 de margo de 1961; "America Latina e o 
BID — 1963", discurso proferido na 2.a Ses-
sao Plenaria da Reuniao do CIES, realizada 
em Sao Paulo, em 12 de novembro de 1963, 
pelo Presidente do BID, Felipe Herrera; "0 
BID e o financiamento de ExportagOes". 
Finalmente, em sua Ultima segao a revista 
oferece uma selegao bibliografica de livros 
e artigos tecnicos. 

A literatura econOmica continental este, 
assim, acrescida de mais uma publicagao 
periodica de elevado nivel tecnico, que se  

soma a contribuigao do BID ao esfOrgo do 
desenvolvimento economic° da America 
Latina. 

"BOLETIM LEGISLATIVO" 

Esta sendo editado pelo Departamento 
Economic° do BNDE, desde margo do cor-
rente ano, a publicagao "Boletim Legislati-
vo", onde sao apresentados noticiarios e tex-
tos parciais ou completos de materias de 
interesse do Banco, em particular, e rela-
cionadas ao desenvolvimento econOmico do 
Pais, em geral, principalmente no que se 
refere a legislacao, trabalhos do Congresso 
Nacional, etc. 

A publicagao, que a impressa sob forma 
mimeografica, tern periodicidade semanal, 
sendo regularmente distribuida aos diversos 
Orgaos internos do Banco, bem assim a con-
gressistas, repartigOes federais, entidades 
regionais e estaduais de desenvolvimento 
econOmico, assessorias legislativas, etc., nu-
ma tiragem total de 300 exemplares. 

PUBLICAcA0 SOBRE A REFORMA 
BANCARIA 

Foi editado pelo Senado Federal o 1.° 
volume da publicagao sObre "Reforma Ban-
caria", coletanea que abrange, alem da le-
gislacao bancaria, todo o trabalho legislativo, 
em ambas as Casas do Congresso Nacional, 
no periodo de 1947 a junho de 1963, rela-
cionado corn a materia. 

No 2.° volume, concluido este ano, esta 
coberta a atividade parlamentar desenvol-
vida apes junho de 1963, dele constando um 
capitulo especial dedicado ao BNDE. 

0 BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO esta 
empenhado em manter intercambio de publicacees corn organizagOes nacionais 
e estrangeiras. 0 Departamento EconOmico interessa-se, sobremodo, em receber 
publicacOes de natureza econOmica, como sejam: mensarios e anuarios estatisticos 
gerais ou setoriais; estudos monograficos; obras de planejamento econOmico; 
relaterios; periOdicos especializados; legislacao; balancos e orgamentos, etc. 

As publicagOes devem ser remetidas para o seguinte enderego: 

BNDE — DEPARTAMENTO ECONOMICO 
SETOR DE DOCUMENTACAO 
RUA 7 DE SETEMBRO, 48 - 9.° ANDAR 
RIO DE JANEIRO, GB — BRASIL 
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PROGRAMAS DE CONSTRUCAO DE ARMAZENS E SILOS 
FINANCIADOS PELO BNDE - 1952/64 

UNIDADES CAPACIDADE ESTATICA 

ESPECIFICAcA0 TOTAL Armazens 	Silos 
Silos Arma 

zens (toneladas) 

TOTAL 

268 656 	290 650 	559 306 	89,8 

63 500 	63 500 	10,2 

Finalidade 

Redes estaduais de armazenage 

Unidades isoladas para trigo . 

53 	268 656 

14 	35 000 

39 	233 656 

Regime de Propriedade 

Empresas Estatais 	 

Do Govern() Federal 

Dos Governos Estaduais 

Empresas Privadas 

559 306 	89'8 

140 000 	22,5 

419 306 	67,3 

63 500 	10,2 

290 650 

105 000 

185 650 

63 500 

Localizacao Regional 

Nordeste 	  

Centro-Oeste 	  

Sudeste 	 

Sul 	  

78 370 

14 520 

66 260 

195 000 

133 026 	21,4 

57 020 ' 	9,2 

152 760 	24,5 

280 000 	44,9 

32 	15 	54 656 

15 	 42 500 

86 500 

24 	25 	85 000 

Situacao dos Projetos 

Concluidos (ate 30-6-64) .. 

Em construcao 	 

48 	192 969 	297 150 	490 118 

11 	75 688> 	57 000 	132 688 

Tipo de construcito 

Armazens convencionais 

Armazens metalicos 

Armazens triangulares 

Silos em concreto 

Silos metalicos 	 

225 65 

35 000 

8 000 

193 500 

160 650 

	

225 656 	84,0 

	

35 000 	13,0 

	

8 000 	3,0 

	

193 500 	4,6 

	

160 654 , 	45,4 
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