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A P R E S E N T A Q A O 

Devido a imoossibilidade de estagiar na area de Planejamen-

to e Desenvolvimento em Campina Grande , optei , nor sugestao da 

Coordenacao do Gurso de Economia , em fazer um trabalho referen-

te ao estagio. 

Este trabalho f o i realizado sobre o Piano de Metas de Jusce_ 

l i n o Kubitschek de O l i v e i r a ( 1956 - I960 ) e o Piano de Metas 1 

da Nova Republica (1986 - 1989) . 

A escolha desses temas entre outros motivos foram: 1) Por 1 

estarem os Pianos de Metas diretamente relacionados com a minha' 

area de concentracao; 2) Pela importancia que representou o Pla-

no de Metas de Juscelino para a vida economica. , p o l i t i c a e so -

c i a l do B r a s i l ; 3) E por considerar necessario um Piano de Metas 

na atual conjuntura b r a s i l e i r a . 
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irmaos , que foram meus insentivadores , aos meus professoresj 
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INTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3UQAO; 

0 presente trabalho tern o objetivo de descrever e analisapuo que 

f o i o piano de metas de Juscelino Kubitschek e o que pretende ser o pla 

no de metas da Nova Repdblica. 

0 piano de metas de Juscelino Kubitschek que se baseava no lema-

dos " 50 anos em 5", resumia-se a um r o l de t r i n t a objetivos a serem a l 

cangados no espaco de cinco anos,com acompanhamento anual, com reajus-/ 

tes orgamentarios, acrescimos e reducoes das metas. Esse e o programa-

de governo que mais parece com o piano de metas lancado pelo presidente 

Jose Sarney isso apesar do piano atual ser mais detalhado, vislumbrando 

um numero maior de metas, em todos os setores, inclusive o so c i a l . 

Ao longo do trabalho procuraremos mostrar as propostas e o b j e t i -

vos do piano de JK, bem como descrever as metas do piano e o alcande dê s 

sas metas. Sm seguida teceremos as condigoes gerais, enfocando os aspec-

tos mais importantes na contextualizagao h i s t o r i c a do piano. 

Vale salientar neste preambulo, que o piano de metas de Juscelino 

Kubitschek e hoje h i s t o r i a , i s t o , s i g n i f i c o u acesso a mais dados, poden-

do-se fazer uma analise mais especifica sobre cada meta, destacando sens 

sucessos e fracassos, 

Quanto ao piano de metas da Nova Republica i s t o nao f o i possivel 

v i s t o que e um piano atual e que nem todas as metas estao determinadas 

ao q.ue se pretende fazer e faltando ainda ser levado ao Congresso Nacio 

nal onde podera sofrer modificagoes. De modo que procuraremos descreve-

l o nos seus aspectos mais gerais, em que o governo^ da Nova Republica -

expressa suas ambigoes quanto ao futuro do B r a s i l . Pois se o piano de -

metas de Juscelino era uma resposta ao Naciona-Desenvolvimentismo f a t o r 

de sustentagao do governo, o piano de metas da Nova Republica e uma res 

posta ao Social-Desenvolvimentismo, visto que o atual governo almeja er 

radicar a miseria em que vive hoje cerca de 4,5 milhoes de b r a s i l e i r o s . 

Em seguida faremos algumas compragoes entre o Piano de Metas de 

Juscelino Kubitschek e o Piano de Jose Sarney. 

Pinalizando procuraremos demonstrar o que realmente s i g n i f i c o u 

o palno de metas de Juscelino, nao so do ponto de v^sta economico, mas 

social e politicamente para o B r a s i l , como tambem procuraremos demons 

t r a r as intengoes do governo da Nova Republica. 



PI. 01 

- Propostas e Objetivos do Piano de Me tag, de JK. 

0 piano de metas de Juscelino Kubitschek c o n s t i t u i prova 

velmente a mais ampla acao orientada pelo Estado, na America Latina, -

tendo em v i s t a a implantagao de uma estrutura integrada de forma quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA es 

te piano f o i estruturado como o p r i n c i p a l instrument© de p o l i t i c a Scono 

mica do Governo, cujos objetivos mais gerais destacavam-se 

P r i m e i r o A b d i r os pontos de estangulamento da economia, por meio de -

investimentos i n f r a - e s t r u t u r a i s , investimentos estes a cargo 

do Estado v i s t o que esses investimentos nao atra i r i a m o setor privado. 

Segundo:- Expandir a industr i a de base, como a automobilistica, Indus 

t r i a produtora de insumos basicos(Industria pesada) e de material ele-

t r i c o pesado,estimulando investimentos privados nacionais e estrangei-

ros. A composicao dos investimentos demonstravam claramente uma propo_s 

ta de transformagao q u a l i t a t i v a da economia. A agao gofeernamental, em -

seu conjunto, deveria c r i a r melhores condigoes economicas , financeiras 

sociais e p o l i t i c a s para o florecimento da l i v r e i n i c i a t i v a de modo que 

a elevagao da taxa anual de investimentos seria alcangada atraves de me 

didas que tivessem por objetivo:-

1) Aumentar o inf l u x o de capitals estrangeiros, seja sob a forma de i n -

vestimentos diretos, seja por emprestimos a longo prazo, ou, ainda -

pelo recurso dos creditos comerciais a prazo medio, pois a natureza 

e o proposito do piano de metas, bem como as condigoes p o l i t i c a s em 

> que ele estava sendo executadc dependiam, em larga escala, do capi-

t a l e da tecnologia estrangeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 ) Aumentar o volume da paupanga nacional, seja atraves do combate a -

inflagao, para incentivar a poupanga voluntaria, seja pela imposigao 

de t r i b u t o s ou o recurso a emprestimos compulsorios. 

3) Coordenar os investimentos publicos, de modo a orienta-los para ague 

las obras de maior produtividade por unidade de c a p i t a l aplicado,evi 

tando a sua pulverizagao e concentragao macigamente os recursos exis 

tentes na complementagao das obras iniciadas. 

4) Orientar os investimentos privados com o objetivo de aumentar a sua 

produtividade, canalizando-os para os setores de maior importancia -

da economia nacional e desincentivando o investimento suntuario ou -

improdutivo. 



F1.02 
Continuagao. 

As metas do programas abrangiam quatro se tores importantes da 

economia: Energia, Transportes, Alimentagao e Industria de Base. 

ENERGIA:-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NO setor energetico as atencoes eram voltadas para amplia-

gao da capacidade geradora de energia e l e t r i c a . Uma vez que 

se faz i a necessario uma taxa de crescimento anual de produ-

gao de energia e l e t r i c a superior a lO^a.a.De modo que a me-

ta f o i dimensionado para ampliagao da capacidade instalada 

de energia e l e t r i c a e correspondentes sistemas de d i s t r i b u i 

gao, para 5.000.000 KW em I960, bem como o i n i c i o de obras 

que elevassem em mais de 60$ a capacidade em 1965. 0 setor 

publico ampliou sua importancia como produtor no setor ener 

getico devido os altos recursos exigidos, os longos p e r i o — 

dos de maturagao e a baixa rentabilidade j a no tocante aos 

combustiveis. 0 piano de metas consubistanciava a p o l i t i c a 

da Petrobras que havia sido criada em 1954 que perseguia a 

substituigao i n t e g r a l das importagoes de combustiveis l i - / 

guidos atraves de instalagao de parque refinador e a implan 

tagao de um programa de prospecgoes e ampliagao da produgao 

nacional de petroleo, propondo a ampliagao da capacidade de 

refino para 308.000 bb/d e a produgao interna para 100.000 

bb/d de petroleo, em f i n s de I960. Ainda no setor energeti-

co, o programa propunha uma modificagao es t r u t u r a l na indus 

t r i a cavoeira em crise devido a dieselizagao da rede f e r r o -

v i a r i a langando bases para a modificagao da composigao i n t e r 

na da procura de carvao, atraves do i n i c i o da construgao de 

usinas termeletricas a boca das usinas. 

TRANSPORTES:- A estrutura de transportes anterior havia sido herdada 

da fase primario-exportadora neste sentido o piano se -

propunha a i n t e n s i f i c a r o processo de transformagao de-

estrutura de transportes, de forma que previa inversoes 

concentradas no reeguipamento do sistema f e r r o v i a r i o , na 

ampliagao e pavimentagao de rodovias e na melhoria dos -

portos e modernizagao da f r o t a comercial. Os^investimen-

tos brutos em transportes previam 5,03 do PBI.Prevendo -

a construgao de 32.000 KM de novos rodovias e a pavimen-

tagao de 5.000 KM. Em relagao ao transporte maritima o -



Continuagao: 

TRANSPORTES:- piano de metas previa investimentos no aumento da f r o t a 

mercante e na ampliagao de equipamentos dos portcs.Quan 

to ao transporte aeroviario a meta compreendia o regui-

mento do material de voo, a expansao de uma adeguada -

infra - e s t r u t u r a de voo e o estabelecimento da in d u s t r i a 

aeronautica. 

ALIMENTAQAO:- As metas referentes a alimentagao nao se constituiram, 

como pode parecer a primeira v i s t a , num programa a g r i -

cola. Nao se persegmia diretamente uma ampliagao da -

produgao a nao ser para o t r i g o . Procurando-se enfocar 

o problema atraves dos servigos de comercializagao da -

fabricagao de tratores e de f e r t i l i z a n t e s . 

INDllSTRIA DE BASE:- 0 piano de metas englobaxra tanto a expansao de -

atividades j a existentes no pais como a siderurgia 

e a ind u s t r i a de cimento como tambem a instalagao 

de novos e importantes segmentos para a integragao 

do parque i n d u s t r i a l , como os metais nao ferrosos, 

a l c a l i s , celulose e papel de imprensa, borracha e 

f e r t i l i e a n t e s . 

0 conjunto de matas r e l a t i v a s a produgao de bens de c a p i t a l abran 

gia as industrias automobilisticas, de construgao naval, mecanica e de 

material e l e t r i c a pesado. 

0 piano de metas e o alcance de suas metas. 

META:- Elevagao da capacidade instalada de geragao de nergia e l e t r i c a 

de 3 milhoes de quilowats para 5 milhoes de quilowsts em I960. Com -

projetos de obras para obter a milhoes de KX em 1965. 

Ao f i n a l do ano de I960, o B r a s i l estava com uma capacidade -

instalada que nao chegava a 4,5 milhoes de quilowats, embora algumas 

usinas h i d r e l e t r i c a s de maior vul t o , como Furnas e Tres ^ a r i a s , j a -

estivessem com suas obras iniciadas. 

META:- Instalgao de uma central atomica pioneira de 10 mi l quilowats 

e expansao da metalurgia dos minerals atomicos. 

Ate I960, foram tomadas algumas medidas de ordem i n s t i t u c i o n a l 

como a criagao da Comissao Nacional de Energia Nuclear(CNEN) e i n i c i a -

das entendimentos com os Estados Unidos e ̂ ranga para acordos na area 

nuclear. Na Universidade de Sao Paulo f o i instalado em carater experi-
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mental,um reator com capacidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 mil KW. Tambem foram f e i t a s pesqui 

sas para descobrir reservas de uranio, t o r i o e outros minerals r a d i o t i -

vos. percentual executado. 

META:- Elevagao da produgao nacional de carvao mineral de 2 milhoes -

para 3 milhoes de toneladas de 1956, com a utilizagao nos locais de-

produgao para f i n s . 

A produgao de carvao mineral, em 1 9 5 9 , f o i de 2 , 1 5 milhoes de 

toneladas, ou seja, apenas 150 m i l toneladas a mais do que em 1955.-

situagao que perdurou em I960. 0 governo j u s t i f i c o u , na epoca, com a 

informagao de que caiu o consume t o t a l aparente de carvao no pais. 

META:- Aumento da produgao de petroleo de 6.800 bar r i s por dia,em -

1955. para 100 mil bar r i s / d i a em I960. 

Apesaj. de, no periodo, terem sido perfurados mais de 3 0 0 pogos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s em todo t e r r i t o r i o nacional, o governo f i c o u longe de atingiir a meta 

fixada de 1 0 0 m i l ba r r i s / d i a . A produgao nacional de petroleo em I960 

f o i de 68 mi l barris/dia. 

META:- Aumento da capacidade de refinagao de petroleo de 130 m i l bar-

r i s / d i a . enu!955. para 330 mi l b a r r i s / d i a em I960. 

As r e f i n a r i a s b r a s i l e i r a s de petroleo conseguiram processar -

218 m i l barris/dia, embora j a estivessem sendo executadas as obras -

da r e f i n a r i a Duque de Gaxias, da Petrobras. que veio a alcangar a me-

ta de I960 quase dois anos mais tarde. 

META:- Reaparelhamento das ferrovias b r a s i l e i r a s , com a aquisigao de 

11 m i l vagoes,900 carros de passageiros 420 locomotivas novaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 850 

| m i l toneladas de t r i l h o s . 

Em cada um dos itens previstos houve quebra da espectativa, -

com o maior indice de realizagao sendo alcangado na compra de l o c o — 

motivas a diesel e e l e t r i c a s : foram compradas 383 das 420 previstas. 

Um documento o f i c i a l do Oonselho de Desenvolvimento do Governo Fede-

r a l avaliou, a epoca, que "a complementagao do esforgo de reapalhar 

as ferrovias acha-se na dependencia dos recursos orgamentarios. 

META:- Construgao de 2.100 quilometros de ferrovias e 280 quilome- -

tros de variantes, alem do alargamento de b i t o l a em 320 quilometros. 

Ao f i n a l do periodo r e l a t i v o ao piano, o governo Kubitschek 

considerou que a meta de abertura de novas ferrovias havia sido a t i n 

gida, embora mais da metade dos 2 . 1 0 0 quilometros nao tivesse ainda 

seguer os trabalhos de terraplanagem concluidos. 



F1.05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Continuagao. 

META:- Asfaltamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5.800 quilometros de rodovias, mais do que dupli 

cando a extensao de estradas pavimentadas no pais. 

Ao f i n a l de I960, tinham sido asfaltadas menos de 3 mil quilome-

tros de rodovias. 

META:- Construgao de 13 mil quilometros de novas rodovias ate 1960,in-

cluindo melhoramento de 3.800 quilometros ja existentes. 

A abertura de novas estradas, incluindo a Anapolis-Brasilia,que 

l i g o u a nova c a p i t a l ao resto do pais, chegou perto da meta fixada. Nê s 

se periodo, tambem, f o i aberta a Jielem-Brasilia. Estava nos pianos a -

construgao de uma obra "audaciosa e pioneira" ligando B r a s i l i a ao Acre, 

o que hoje, 30 anos depois, e possivel corr a BR-364(Cuiaba-Porto Velho 

construida e asfaltada recentemente. 

META:- Ampliagao da faix a acostavel de diversos portos, aquisigao de -

equipamento destinado a operagao, aprofundamento de canais de acesso de 

2 3 portos, num. t o t a l de 2 5 milhoes de metros cubicos.Investimentos de -

USS 3 0 milhoes, 

A-avaliagao f i n a l do piano afirma que "nao ha duvida de que, no 

quadrienio 56 / 5 9 desapareceram praticamenteas difuculdades nos portos 

nacionais, que perduraram por longos anos", 0 proprio documentos reco-

nhece, porem, que a execugao f i c o u bem aquem do previsto. 

META:- Ampliagao da f r o t a de navios de cabotagem e de longo curso de -

800 m i l toneladas para 1 , 1 milh|o de toneladas de capacidade de carga 

e a elevagao da capacidade da f r o t a de petroleifcos de 2 0 5 mil toneladas 

para 5 8 5 mil toneladas. 

Na media de todas as modalidades de navegagao, especialmente a -

Marinha Mercante, a meta f o i alcangada, com a vantagem que as encomenda 

passaram a ser f e i t a s , a p a r t i r de 1 9 5 9 , junto a estaleiros nacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

META:- Renovagao da f r o t a aerea nacional com financiamentos de USS 1 2 5 

milhoes as empresas que operam no setor e o reaparelhamento e construgao 

de novos aeroportos. 

De 1955 a I960 houve, no B r a s i l , uma re v i r a v o l t a na aviagao co-

mercial. Apos muita discursao, o Congresso Nacional aprovou, em Dezem -

bro de 55, a l e i 2.686, e, um ano depois,alei 3.039, que autoriza o go-

verno a conceder a u x i l i o as empresas de aviagao. Em relagao aos i n v e s t i -

mentos previstos no financiamento da renovagao da f r o t a , porem , houve 

uma quebra de previsao f e i t a no piano. 
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META:- Aumento da produgao de t r i g o de 600 mi l toneladas para 1,2 milhoes 

de toneladas anuais, reformulada em 1958 para 1,5 milhoes de toneladas, -

com investimentos na racionalizagao da produgao agricdila. 

Em 1959, a produgao b r a s i l e i r a de t r i g o f o i de 300 mil toneladas 

ou seja, a metade da produgao de 1956, embora em 1958 tenha chagado a 781 

mil toneladas e, em 1957, a 855 m i l toneladas. Segundo documentos do gover 

no da epoca "a safra frustou-se por varios fatores t a i s como utilizagao -

de sementes inadequadas e advento de pragas". 

META:- Elevagao, em 800 mil toneladas, a capacidade de armazenamento de -

produtcs agricolas, exceto cafe e algodao, ampliando para 5,8 milhoes de -

toneladas a capacidade dos s i l o s e armazens b r a s i l e i r o s . 

Ao f i n a l de I960, ultimo ano do piano de metas, um documento o f i c i a l 

sobre o assunto afirmava que "estima-se que, em 1961, estejam completamente 

concluidos os trabalhos de meta"• 

META:- Construgao de uma rede de o i t o armazens f r i g o r i f i c o s com capacidade 

para conservar 100 mi l toneladas de carnes e outros pereciveis. 

Em 1958 a meta f o i r e v i s t a , sendo reduzida para uma capacidade de 

armazenamento de 45 mi l toneladas, mas em todo o periodo f o i construido -

apenas um armazem-frigorifico, com capacidade para 6 m i l toneladas. 0 go-

verno atribmiu a "Palta de tradigao da i h i c i a t i v a privada" o nao cumpri-/ 

mento da meta. 

META:- Construgao de matadouros i n d u s t r i a l s com capacidade para p abate -

^ d i a r i o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3.550 bovinos e 1 . 3 0 0 suinos. 

Ja em 1958, a meta f o i r e v i s t a , para menos. Mesmo assim, nao f o i 

atingida. 

META:- Aumento do numero de tratores(atraves de facilidades f i s c a i s e cam-

b i a i s para importagao) em uso na agric u l t u r a de 45 m i l para 7 2 m i l . 

Em anos de 1959, havia 65.400 tratores em operagao no campo br a s i -

l e i r o , o que equivalia a 90,8$ da meta. Naquele ano, entrou em operagao -

a primeira fabrica de tratores ho B r a s i l , que produziu pouco mais de 2.000 

unidades. 

META:- Aumento da produgao de adubos quimicos de 18 m i l toneladas para 300 

mil toneladas. 

Em 1959 a meta f o i r e v i s t a , para menos. Mesmo assim, as metas nao -

foram atingidas, com o atraso registrado na implantagao de varios projetos 

que tinham sido programados. 
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META:- Aumento da capacidade de produgao de agos em lingote de 1 milhao 

de toneladas para 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 3 milhoes de toneladas em I960 e 3,5 milhoes de tone 

ladas em 1965. 

Com os investimentos do governo no setor siderurgico e tambem por 

parte da i n i c i a t i v a privada, a produgao de agos no Br a s i l chegou, em 

I960, a 2,3 milhoes de toneladas, aproxima da meta. 

META:- Aumentar a capacidade de produgao de aluminio de 2.600 toneladas 

anuais para 2 5.000 toneladas em I960 e 52.000 em 1962. 

3m I960, a produgao b r a s i l e i r a de aluminio f o i de 18.700 tonela-

das. 

META:- Expansao da produgao e refinos de metais ,nao-ferrosos(Cobre,chum 

bo, zinco, niquel, estanho e chumbo), com a definigao da meta de 18.000 

J toneladas de cobre, 20.000 toneladas de chumbo e a implantagao de uma -

usina para produgao de niquel. 

Em nenhum dos metais a meta f o i atingida. No caso do chumbo, por 

exemplo, a produgao b r a s i l e i r a , em I960, f o i de 5.200 toneladas. 

META:- Aumento da capacidade de produgao de cimento de 2,7 milhoes de -

toneladas anuais em 1956 para 5 milhoes de toneladas em I960. 

Ate o f i n a l do prazo de vigencia do piano a meta nao havia sido -

atingida, embora j a estivessem em execugao projetos i n d u s t r i a l s que a t i n 

giram os 5 milhoes de toneladas dois anos depois. 

META:- Aumento da capacidade de produgao de a l c a l i s de 20.000 toneladas 

anuais para 152.000 toneladas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A meta previa a produgao de a l c a l i s e sub-produtos,como b a r r i l h a 

e soda caustica, mas nao houve o aumento de produgao esperado, de modo -

que em I960 a produgao t o t a l f o i de 63.000 toneladas. 

META:- Aumento da produgao de celulose de 90.000 para 260.000 toneladas, 

de papel de imprensa de 40.000 para 130.000 toneladas e de outros papeis 

de 340.000 para 410.000 toneladas. 

Foi atingida apenas a meta global de celulose, embora tenha havido 

uma defasagem na produgao da celulose de f i b r a s longas. No caso do papel 

j o r n a l , conseguiu-se chegar a 81.000 toneladas anuais em I960, tambem -

havendo quebra de previsao em outros papeis. 

META:- Aumento da produgao de borracha natural de 2 3.000 para 50.000 t o -

neladas e o in*ci o da fabricagao da borracha s i n t e t i c a . 

A meta f o i reformulada em 1958 pela metade, no caso da borracha 
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natural .̂ esmo assim, a produgao f i c o u abaixo da previsao e a fabrica de 

borracha s i n t e t i c a da Petrobras nao entrou em operagao no prazo. 

META:- Aumento das exportagoes de minerio de fer r o de 2,5 milhoes para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 milhoes de toneladas por ano e preparagao para a exportagao de 20 mi-

lhoes de toneladas ao proximo quinquenio. 

Poi realizada uma serie de obra, na area de transportes e i n f r a -

estrutura portuaria, mas, ainda assim, a meta nao f o i alcangada. As ex-

portagoes desse minerio, em I960, passou levemente dos 5 milhoes de t o -

neladas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

META:- Implantagao da ind u s t r i a automobilistica para a produgao de 170. 

000 veiculos em I960, sendo 80.000 caminhoes, 25.000 j i p e s , 25.000 u t i -

l i t a r i o s , 40.000 automoveis e 2.500 t r a t o r e s . 

Em 1955, a unica fabrica em operagao no B r a s i l era a Fabrica Na-

cional de Motores(FNM), que produziu naquele ano 2.426 caminhoes, com -

^um indice de nacionalizagao(quantidade de pegas nacionais)de 54$. 

Quatro anos depois,havia 14 fabricas instaladas, entre elas algumas que 

ainda operam no B r a s i l , como Volkswagem,Ford, General Motors e Mercedes 

Benz. Apesar da demanda srrescente e do interesse dos fabricantes pelos-

incentivos oferecidos pelo governo, a produgao b r a s i l e i r a no setor auto_ 

m o b i l i s t i c o , em I960, f o i de 142.500 unidades. 

META:- Implantagao da ind u s t r i a de construgao naval. 

Com o passar dos anos, a meta f o i sendo detalhada e fixou-se o 

otgetivo de produgao de uma capacidade de carga de 160.000 dwt.que f o i 

so alcangada tres nos depois. 

META:- I mplantagao e expansao da in d u s t r i a de material e l e t r i c o e de me 

canica pesada* 

No campo da ind u s t r i a de material eletrico,houve um avango subs-

t a n c i a l , com o pais passando a produzir alguns equipamentos de que nece_ 

ssitava. Na area da mecanica pesada, so em f i n s de 1959 f o i criado um -

grupo executivo para o setor, vinculado ao Conselho de Desenvolvimento, 

para tragar uma p o l i t i c a especifica. 

META:- Intensificagao da formagao de pessoal tecnico e orientagao da edu 

cagao para o desenvolvimento, com a instalagao de i n s t i t u t o s de formagao 

especializada.(posteriormente a meta f o i detalhada, com linhas gerais pa 

ra esse ti p o de ensino desde o 15 grau ate a universidade). 

Sob a lema "Educagao para o Desenvolvimento" foram criadas escola 

tecnica em varias partes do pais. Pelo detalhamento f e i t o nos anos seguin 

tes, a meta f o i praticamente alcangada. 
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- CONSIDERAQ0ES GERAIS. 

0 piano de metas f o i favorecido por componentes importantes de 

um mesmo contexto h i s t o r i c o tendo em v i s t a que na epoca em que Juscelino 

Kubitschek assumiu o poder, o Pais j azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3e encontrava de certa forma prepa 

rado para por em pratica uma p o l i t i c a economica relativamente p l a n i f i c a -

da, v i s t o que o poder publico havia incorporado os elementos essenciais 

na tecnica de planejamento, na forma de como esta poderia ser aplicado 

no B r a s i l , mediante experiencias anteriores, acumuladas, mesmo aquelas 

inacabadas, ou apenas esbogadas e tambem pela sedimentagao do debate -

tecnico e p o l i t i c o sobre desenvolvimento, industrializagao, economia -

nacional, planejamento, emancipagao economica etc. De forma que "Plane-

jamento e D e s envolvimento Economico" passaram a ser conceitos associa -

dos, tanto para governamtes, empresprios e tecnicos como para boa parte 

da opiniao publica. I s t o mostra que os grupos p o l i t i c o s e economicos do-

minantes estavam preparados para aceitar e levar adiante a p o l i t i c a eco 

nomica governamental. Com o aprofundamento das relagoes entre o Estado e 

a Economia o poder publico passou atuar em todo sistema economico do Pais 

langando mao de todos os instrumentos e recursos disponiveis, atuagao es-

ta com a finalidade de acelerar o desenvolvimento economico, principalmen 

'te a industrializagao e o impulso dado ao setor privado nacional e estran 

geiro. Nesta fase a industrializagao j a nao era mais um processo induzido 

pelo estrangulamento do setor externo, a p a r t i r dai a p o l i t i c a economica 

passou a orientar-se, muito mais, pelas determinagoes do sistema economi-

co instalado no pais. r^antc os investimentos governamentais como os i n s -

trumentos privados nacionais e estrangeiros foram ditados pelas determina 

goes preexistentes aberto pela estrutura economia criada nos anos anterio-

res. Em outras palavras "As relagoes de interdependencia e complementarida 

de, inerentes a qualquer sistema economico, haviam estabelecido as condi-

goes, areas e setores em que os investimentos se tornavam necessarios. Ss-

sas relagoes de interdependencia e complementaridade que surgem sempre ao 

n i v e l das forgas produtivas(capital, tecnologia, forga de trabalho, d i v i -

sao social do trabalho etc) tornavam-se especialmente importantes na ele-

boragao e execugao do piano de metas". 

Havia portanto outra condigao essencial, que combinada com a an-

t e r i o r , f o i responsavel pela modificagao das condigoes e tendencias do -

desenvolvimento economico do B r a s i l . Ocorreu que durante a primeira meta 
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de da decada de cinquenta, a economia europeia deixava de ser uma preocu 

pagao excepcional para o governo e as grandes empresas dos Estados Unidos 

Depois do rapido sucesso do "piano Warshall", dos experiments da Doutri 
x 9 

na ruman e do termino da Guerra da Coreia ,o capitalism© norte-America*, 

no precisava encontrar novas fr o n t e i r a s de expansao a aprofundar os seus 

investimentos nas areas em que j a se encontrava instalado. De maneira que 

a doutrina e o "ponto Quatro" demonstravam uma combinagao entre p o l i t i c a 

economica governo e as Empresas mais moderosas do Estados Unidos no sen-

ti d o de s u b s t i t u i r "o velho imperial!smo M pela supremacia norte-americana 

diante ao desfecho deiaado pela segunda G-uerra Mundial, ampliando bastan-

te as f r o n t e i r a s internacionais do sistema economico, p o l i t i c o e m i l i t a r 

desse pais mediante o recuo dos velhos imperialismo(ingles) franees, ho-

^/landes, japones, etc) ^esta situagao, f o i necessaria um envolvimento mais 

ostensivo do governo norte-americano nos assuntos economicos-finaneeiros, 

p o l i t i c o s , m i l i t a r e s e t e c n i c o - c i e n t i f i c o s dos povos das "ireas Subde s en-

volvidos". -^ssas tendencias explicariam, em boa parte as condigoes propi-

cias surgidas para a formulagao e a execugao do piano de metas, ou seja o 

piano de metas seria uma expansao possivel das tendencias do subsistema -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 

economico b r a s i l e i r o , em combinagao com as tendencias do sistemas capita 

l i s t a mundial, sob a hegemonia dos -^stados Unidos. 

FINANCIAMENTO: 

Para execugao do piano, Juscelino Kubitschek deveria dispor 

w basicamente de dois tipos de recursos: Pinanciamento interno, atraves de 

emissoes governamentais e privadas, e o finaneiamento externo. 

0 financiamento interno das metas f o i d i s t r i b u i d o da seguinte 

forma: 

a) Orgamento Federal(Inclusive fundos vinculados) 3 9 , 7 $  

b) .Orgamento dos Estados(Inclusive fundos especiais) 10 ,4$ 

c) Financiamento de entidades publicas(Banco Nacional do Desen-

volvimento Economico, ^anco do ^ r a s i l etc) 14,5$ 

d^ Recursos proprios de empresas privadas ou de sociedades de 

economia mista 3 5,4$ 

1 0 0 , 0 $  

Estimavam-se em 1 1 3 bilhoes de cruzeiros os recursos a serea 
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obtidos atraves do orgamento da uniao. 0 S investimentos previstos no or 

gamento da uniao vao determinaram aumento de d e f i c t s , uma vez que havia 

vinculagao de recursos para a execugao do piano, aplicaveis a proporgao 

que se continha os gastos de custeio e se restringiam certos investimen, 

tos adiaveis. ^e modo que a d i s c i p l i n a dos investimentos piiblicos no -

piano de metas. evitava o agravamento da pressao i n f l a c i o n a r i a . £ hece_s 

sario ressaltar que a inflagao que em I960 era de 30,9.Todavia no perio 

do 1956-1960, a inflagao nao a t i n g i u niveis inconvenientes para a rea-

lizagao do programa de desenvolvimento. Se e verdade que ela provocou _ 

algumas distorgoes na estrutura dos investimentos(por exemplo, t e r i a -

estimulado os negocios i m o b i l i a r i o s ) tambem e verdade que ela se mante-

ve muito mais na condigao de inflagao de lucros. Por isso, ela funcio-/ 

nou como uma tecnica de poupanga monetaria forgada? ou melhor, como uma 

tecnica de confisco s a l a r i a l . 

Quanto aos recursos externos havia dificuldades geradas pela -

resistencia do PLIl(Pundo Monetario Internacional)em aceitar uma p o l i t i -

ca economica nao adeguada aos seus parametros.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Banco Internacional de 

Reconstrugao e Desenvolvimento(BIRD),subordinado ao PMI, nao manifestou 

muita boa acolhida aos pedidos do governo b r a s i l e i r o , dando i n i c i o a u-

ma serie de divergencias que culminariam no rompimento com o Pundo por-

parte de Juscelino Kubitschek que logo conseguiu obter um funcionamento 

de 125 milhoes de dolares do Import-Export Bauk de Wasshington, pelo i n 

teresse que essa i n s t i t u i g a o demonstrou nas metas sobre renovagao do 

equipamento f e r r o v i a r i o e reaparelhamento e dragagem de portos. Alem di_s 

so os governos Europeus como o alemao e o frances e o governo japones, se 

interessaram pelos pianos de ^uscelino i s t o devido ao resultado direto -

dos interesses de grupos monopolistas sediados nesseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pai3es e que viam -

boas perspectivas de lucro em investimentos no Brasil,£ o caso dos grupos 

Krupp e Daimler—^ens da Alemanha, que desde o i n i c i o do governo passaram 

a i n v e s t i r aqui, bem como dos grupos japoneses que vieram a fundar a s i -

derurgica USIIuINAS. Em pouco tempo, f i c a r i a claro para as grandes empresas 

multinacionais, mesmo para os sediados no SUA, que a p o l i t i c a do presidente 

era extremamente benefica para a reprodugao ampliada de seus capitals no Bra 

s i l • 
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- 0 piano de Metas da Nova Republica (1986-1989) 

Com o piano de metas o governo promete construir uma nova so-

ciedade ate 1989. Que para as autoridades da area economica, i s t o somen 

te sera possivel com a firme sustentacao do crescimento da economia. 

Para tanto o governo da NR aumeja manter uma taxa de crescimen 

to em torno de 6,8$ em media ao ano no periodo 1986/89. Sendo assim, em 

termos praticos e se tudo der certo, isso podera s i g n i f i c a r uma renda -

per capita de USS 2 mi l em 1989, a criagao de 6,6 milhoes de novos empre 

gos e a possibilidade de 4,5 milhoes de trabalhadores escaparem dos sala 

r i o s abaixo do minimo que ganham hoje daqueles novos empregos, empregos, 

espera o governo que 1,7 milhas seja criado no Nordeste. 

ENERGIA: Para que tudo isso acontega, o governo se apresenta disposto a 

atacar pontos que considera"Nevralgicos , t. Por exemplo, fazendo 

crescer a oferta de energia e l e t r i c a , de cerca de 43 mi l MW -

para 57.500 MW, em tres anos, um aumento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 2,5$. 0 que e o -

minimo necessario para que nao se chegue ao colapso. Segundo -

os. especialistas. Alem disso, propoe-se o governo a construir 

novos 6.040 quilometros de linhas de transmissao. Uma vez que, 

hoje, ao lado da estigem, o maior problema do setor de energia 

e l e t r i c a no pais e a f a l t a dessas linhas. 

Ainda no setor da energia, insiste-se mais uma vez na sua d i s -

posigao estrategica de depender cada vez menos do petroleo im-

portado. S se propoe chegar a 1989 suprindo 70$ do mercado i n -

terno, por meio da produgao interna de 780 mi l b a r r i s / d i a . Ou 

seja, propiciando um crescimento de 38,5$. ^esse caso, a expan 

sao de produgao de gas natural chagaria a 66$. 

TRANSPORTES: Outro ponto que o governo aponta em suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA meta3 e o setor 

de transportes, para o qual reserva agoes de grande porte 

ate 1989, para resolver problemas detectados ha anos e -

sempre objetos de promessas nao cumpridas. Sao as seguintes 

metas neste setor: A recuperagao de 20 mi l quilometros de -

estradas, a conservagao de 65 mi l quilometros, a construgao 

de 2.340 novos quilometros e a pavimentagao de outros 2.280 

quilometros. '̂ ambem a recuperagao e ampliagao da malha f e r -

r o v i a r i a nacional f o i contemplada nos novos pianos do gover 
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verno, que pretende ve-la em condigao de suportar demanda superior a -

100 milhoes de toneladas por ano antes de 1990. 

SOCIAL; Energia e transportes sao, assim, do ponto de v i s t a dos homens 

do governo, "Metas para a sustentagao do crescimento da econo-

mia". Mas eles guardam a rencvada intengao de combater a pobre 

za- Essa mesma pobreza que em 1985 manteve 4,5 milhoes de bra-

s i l e i r o s em condigoes de vida muito proximos da miseria absolu 

t a . Nesse sentido, alem dos trad i c i o n a i s programas de alimenta 

gao basica para crianga, gestantes e nutrizes, da expanao da -

rede de educagao elementar e da busca da fim do analfabetismo, 

o governo reservou espago em seus pianos para a construgao de 

casas populares: quer e d i f i c a r 17, milhao de unidades ate -

1989. 

AGRICULTURA: Suas metas para a agric u l t u r a repetem, no fundamental, a -

disposigao aparentes de tantos governos anteriores.Preten-

de c r i a r condigoes para que a produgao de ̂ raos passe dos 

56 milhoes de toneladas de hoje para 71,6 milhoes de tone-

ladas em tres anos, fazendo o setor expandir-se 28$ p r i o r i 

tariamente nas culturas da alimentagao basica. Quer ver a 

agropecuaria ereseer 5$, e tornar viavel o assentamento de 

1,4 milhao de familias na sua propria t e r r a por meio da re-

forma agraria(ate 1991)• E tambem e f e t i v a r a irrigagao de -

1 , 3 milhao de hectares de t e r r a . Para que essa realidade 

possa v i r a ser possivel, compromete-se o governo a dobrar 

a oferta de credito r u r a l para f i n s de investimentos este-

ano(e t r i p l i c a r ate 1989). 

EXPCRTAgio: 0 incremento das exportagoes esta previsto no piano de me-

tas. E o que o governo pretende, mais uma vez, § p o s s i b i l i -

t a r a modernizagao e a renovagao do parque i n d u s t r i a l do -

pais, via novos e macigos investimentos. De acordo com suas 

expectativas, as vendas dos mercados externos podem crescer 

20$ no periodo 1986/1989, chegando a u© t o t a l de US$ 3 2 b i -

lhoes. Para o mesmo periodo, sua previsao e a de que o cress 

cimento medio da atividade i n d u s t r i a l chegue a 7,7 $ 
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FINANCIAMENTO: 0 financiamento do piano de metas no tocante as obras do 

governo sera gerido pelo FND(Fundo Nacional de Desenvol-

vimento) que arrecadara os recursos necessarios para l e -

var adiante as metas do governo. Cabera ao FND captar re 

cursos vindos dos emprestimos compulscrios sobre a gasc-

l i n a , carros e passagens aerias como tambem o Fundo tera 

condigoes de captar recursos em condigoes de mercado. Po 

dendo absorver agoes que estejam em c a r t e i r a de entida-

des publicas, e m i t i r debentures podera ainda selecionar 

agoes melhores de sua c a r t e i r a e c o n s t i t u i r um "Brazil 

Fund", para vender cotas no ex t e r i o r . De forma que -

existe varias formas de captagao voluntaria de recur- / 

sos. 

y-Compragoes entre o Piano de $Tetas de Juscelino Kubitschek e o Piano -

de Metas da Nova Republican 

*Ponto Comun: A economia sai de uma periodo de recessao e tenta se dar 

as condigoes basicas para o crescimento economico. 

JK- 0 estado tem apenas uma tenue participagao na Economia, seja a t r a -

ves de investimentos diretos, seja atraves de p o l i t i c a s economicas. 

Com o piano de ftTetas, pela primeira vez, o governo atua de uma f o r -

ma planejada sobre o conjunto da economia, com uma p o l i t i c a econo-/ 

mica de longo alcance e que consistia, no bojo do processo de subs 

t i t u i g a o de importagoes , em dar as condigoes necessarias para a -

implantagao de um setor de bens de consumo duraveis no B r a s i l . Para 

i s t o , era necessario superar toda uma fraea estrutura de transportes 

e a in s u f i c i e n c i a oferta de insumos basicos, entre os quais a energia 

e l e t r i c a . 

NR-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Estado tem uma fo r t e presenga na Economia inumeros organismos eco-

nomicos foram criados(e aumentaram sua influencia),np sentido de d i -

namizar a agao do governo no conjunto da economia(Ministerio do Pla-

ne jamento, Sunab, Estrutura ^ancaria, etc) f r u t o do processo de mo-/ 

dernizagao c a p i t a l i s t a no B r a s i l , que se deu de uma forma associada 

e dependente do Imperialismo, com fo r t e presenga das multinacionais. 

JK- A tonica do Piano de Metas era o crescimento economico na in d u s t r i a -

lizagao • 
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NR- A tonica nao e so o crescimento economico, a este se torna necessa 

r i o o aeompanhamento de uma p o l i t i c a social, que vise erradicar a 

miseria-mesmo que o descurso ainda t r a t e do problema como a i n t e - / 

gragao de novos atores ao consume 

JK- A ^ o l i t i e a economica que o antecedem, faz i a restrigoes as remessas 

de lucros para o exterior. A divida externa nao tinha grande signi 

ficagao• 

NR- 0 p r i n c i p a l problema da economia b r a s i l e i r a e a divida externa,que 

ao lado das l i v r e s remessas de lucros, permite uma grande sangria 

de dolares para o exterior* 0 grande debate que se trava no pais e 

o de como e v i t a r esta enorme evasao de recursos, para promover o -

crescimento economico intermo. 

JK e NR- A enfase na diminuigao do consumo, gerando um acrescimo da -

poupanga, para p o s s i b i l i t a r o salto para um novo patamar de -

acumulagao. 

JK- Os insucessos das metas para a Agricultura se devem a nao t e r sido 

mexido no carater de posse e uso da t e r r a . 

NR- Sncontra uma Agricultura modernizada, com a predominancia do com-

plexo Agroindustrial, com relagoes de trbalhos mais. 

- &ais modernas, assalariados, porem o carater de posse e uso da t e r 

ra nao f o i modificado em sua essencia. Ja nao se t r a t a de pensar a 

agricultura como um ponto de estrangulamento do desenvolvimento ca 

p i t a l i s t a , mas de entender o atual sistema de utilizagao da t e r r a -

como a u t o r i t a r i o e excedente na medida em que permite a marginalia 

xagao a cidadania para milhoes de b r a s i l e i r o s . 



A conclusao do piano de metas de Juscelino Kubitschek, de cer 

t a forma, coincide com a finalizagao do longo processo de d i v e r s i f i c a 

gao i n d u s t r i a l atravessado pela economia b r a s i l e i r a no contexto do mo 

delo de desenvolvimento por substituigao de importagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33 certo que certas metas do piano, fracassaram como a de pro-

dugao de alimentos, em que estimava-se uma produgao de 1,5 milhao de-

toneladas de t r i g o e so produziu-se 300 m i l toneladas e nos anos se-/ 

guintes uma media de 700 toneladas que segundo documentos do governo 

da eposa " a safra frustou-se por varios motivos, t a i s como u t i l i z a -

gao de sementes inadeguadas e advento de pragas. E vale destacar que 

varias metas foram cumpridagr parcialmente e outras bem longe dos obje_ 

t i v o s do governo. 

Na verdade o fracasso de algumas metas se dave ao desinteres-

se do setor privado e a uma estimativa falha das necessidades futuras 

obviamente, numa economia c a p i t a l i s t a e impossivel ter-se uma contro^ 

l e e s t r i t o do desempemho de todos os setcres e menos ainda um planeja 

mento completo. 

Mas o que e mais importante no piano de metas nao e a discur-

sao de fracassos e sucessos do piano e sim o que ele realmente repre-

sentou para a economia b r a s i l e i r a como um todo, e o verdadeiro s i g n i -

ficado do piano nao so para a economia mas para a vida p o l i t i c a brasil 

l e i r a e que o ca p i t a l multinacional ocupou os setores i n d u s t r i a l s es-

trategicos, no bojo da r e t o r i a desenvolvimentista do governo. 

0 Estado fez os poderosos investimentos de in f r a - e s t r u t u r a , -

mas o novo departamento e de propriedade dos grandes grupos privados-

estrangeiros. 

^ale ressaltar que os exitos do periodo estiveram associados 

ao aumento das disparidadee regionais, das desigualdades de rensa,dos 

focos de tensao, dos bolsoes de miseria. 

0 Siano de metas descr^ve exatamente o proposito do governc 

na area de seus investimentos que sao absolutamente necessarios pa-/ 

ra garantir o crescimento da i n i c i a t i v a privada e de toda economia. 

Ele e um piano que preve investimento na area de energia eletrica,de 
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transportes, na produgao de ago principalmente que sao areas basicas 

para que possa ocorrer os investimentos a i n i c i a t i v a privada, alem -

disso mostra muito bem uma reorientagao do setor publico t r a d i c i o h a l 

do governo para gastos sociais, ele e um piano que abrange o periodo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

86/ 89 que discreve gastos que montam a quase US$100 bilboes de decla-

res entre o orgamento das estatais e o orgamento t r a d i c i o n a l , metade 

desses recursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ga3tos) sao na area social, o governo acredita, acho 

que todos b r a s i l e i r o s tem convicgao de que nos temos capacidade tec-

nica economica, financeira, organizacional, todas as condigoes para-

resolver o problema de pobreza no B r a s i l . 0 crescimento por s i so e 

in s u f i c i e n t e , o piano de metas define os recursos necessarios para-

fazer um programa muito serio e muito efetivo de erradicagao da mi-

seria da economia b r a s i l e i r a . 

C piano de metas nao estabelece condigoes para economia bra 

s i l e i r a como um todo nem e esse o objetivo do governo, o piano anun 

cia para i n i c i a t i v a privada que na area que mais importa oferta de-

insumos basicos, de energia e l e t r i c a e de ago, o governo vai garan-

t i r estes investimentos e oferta adequada desses recursos. 

P I M 
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