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PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL 

DO SETOR SIDERURGICO BRASILEIRO NOS ANOS 70 E 60 

(1) Introdugao 

0 setor siderturgico brasileiro tem sido, desde o 

pés-guerra, componente fundamental do processo de industrializacdo e 

desenvolvimento da economia brasileira. Na Ultima década, ou mais 

precisamente, na segunda metade dos anos 70, o setor realizou mais um 

grande esforgo para 4 ampliagae ¢ modernizagao de sua capacidade 

produtiva. 

Na realidade, 05 investimentos no setor foram parte 

integrante de uma estratégia de crescimento da economia brasileira, que foi 

apresentada ne segundo Plano de Desenvolvimento Econdmico (11 PND), ¢ 

implementada 
entre 1974¢ 1979. 

A enorme amplias&o planejada do parque siderirgico 

nacional buscava substituir importagées, que chegaram a atingir 40% do 

consumo doméstico de ago em 1974, e dar competitividade internacional ao 

setor, de modo a promover as exportagdes de ago e de produtos intensivos 

no consume de ago - como os bens de capital, por exemple. 

De fato, o setor registrou importantes ganhos nos Witimes 

12 anos. A capacidade de producdo ampliou-se de 8,6 milhdes de toneladas 

em 1974, para cerca de 23 milhoes de toneladas em 1986. Os investimentos 

em siderurgia foram responsaveis por cerca de 4,6 porcento, em média, do 

total da formacao bruta de capital fixo no Brasil entre 1974 e 1983, ou 

cerca dé aproximadamente 20% do investimento na industria de



transformagao. A produgdo brasileira que correspondia a apenas 1% da 

produgéo mundial em 1974, subiu para 3% em 1986.0 Brasil passou assim 
do 162 para o 72 lugar entre os maiores produtores de ago do mundo. Desde 
1983, © Brasil tornou-se praticamente auto-suficiente em acgos planes e 

nao-planos. As exportagées chegaram a atingir quase 40% do total da 
produgao. A participagéio do Brasil nas exportagdes mundiais de ferro e aco, 
ainda que pequena, mais do que triplicou no periodo. Os saldos na balanga 

comercial do setor tém alcancado uma média de US$2 bilndes de dolares 

Nos Ultimos 3 anos, contribuindo de forma significativa para os saldos 

comerciais brasileiros e, consequentemente, para o equilibrio externo da 
economia. Além disto, estima-se que de urn total de 3,5 bilhdes de dolares 
exportados em 1984 pelos mais importantes setores consumidores de ago, 

cerca de meio bilhdo de délares corresponderam as vendas de laminados 

efetuadas pelo setor Siderlrgico a estes setores. 

Nao obstante estes resultados positives, o setor 
Siderurgico brasileiro enfrentou, e continua enfrentando, graves problemas 
de ordem financeira. Somente as empresas do sistema Siderbras 

acumularam uma divida que, ao final de 1986, atingia cerca de US$17,5 
bilhdes. Na Tealidade, desde os ultimos anos da década de 70, 0 setor ja 
vinha manifestando dificuldades para o financiamento de seus projetos de 
investimento. Essas dificuldades foram drasticamente agravadas apdés o segundo choque do petrdleo. 

A capacidade de Beragao de recursos préprios do setor 

Vina sendo, desde meados dos anos 70, violentamente reduzi da, devido a 
tititisnce 

ilizagde dos pregos internos dos produtos sideriirgicos como instrumento 
de politi ae ct 

politica para fins Macroecondomicos, de combate a inflac&o e estirnulo as 

  

ortagdes. A necessidade do setor de financiar os seus projetes em 

seniors do governo, de financiar os deficits em conta corrente do 

balance de pagamentos do pais, fizeram com que 0 setor ca ae a um 

crescente endividamento em moeda estrangeira. O extraordinario a 

| i i ivel de 
das taxas de juros internacionais a partir de 1979 e a queda no niv 

ili acidade d 2 tor, S' ecessag 

80 Vi i i i i idac . das 

os 4 Ta m U 
dos anos ’ 

as AS a SP Sas financeiras qu correspondia a 8,0% da receita 

empres: i espe 
& m 

uida em 97 7e 19 P 
ntar 26, % em 1983. O lucro 

iqui 
| 78, assaram a rep: 7 

liq Maa 1 
rese 

ta liquida em 1977/78 

quido q i erca de 3,5% da receita liquida em 19 ‘ 
iqui rrespondia a cerca : 

liquido que co 
“iy , 14,6% da receita liquida em 1963 e 
nizo equivalente a 14, 

tornou-se um pre} 

1985. A virtual interrupsdo dos fluxos de capital externo para 0 
2 em i 

a tir de 1982, ¢ 4 incapacidade do setor de gerar recursos 

Brasil a par : 

jevaram a uma queda dos investimentos em siderurgia, que 

6 He) oY 
: 2 5: . 

ee cerca de US$0,5 bilhdo anuais na média entre 1984 e 1986, 
a passaram re 2% 1978 e 

i ‘do de cerca de US$2,7 bilhdes em média entre 197 
haviam sido de ce 

quando 

a 

. 2 . e 6 

7 Note que a historia recente do setor siderurgico ¢, em 

dida representativa do desenvolvimento da economia brasileira 
meaidad, _ grande 

1 nos Ultimos anos. Da mesma forma que o setor siderturgico, a 
em gera n 

., prasileira realizou um grande esforco de investimento na 
economia Ss 

rocesso crescente de s anos 70 e passou por um p 
segunda metade do 

damento externo. As dificuldades enfrentadas pelo setor siderurgico 
endividam 

financiamento de um novo ciclo de investimentos também pode ser 
1 i para © a _ 

i Ancia, a capacidade de ; nomia do pais. Em ultima instancia, a ralizada para a eco general 

imento da economia brasileira depende da atual competitividade 
crescl



internacional de sua industria ¢ da capacidade de melhord-la ao longo dos 

proximos anos. Tendo em vista a importancia do setor siderirgico, como um 

dos setores exportadores, e como insumo essencial para setores como a 
indistria da construcdo civil, o setor produtor de bens de capital, e o setor 
automobilistico, a avaliacdo sobre sua competitividade internacional tem 
sérias implicagées para a competitividade e perspectivas da economia 
brasileira. 

A ampliagdo da capacidade produtiva nos proximos anos, 
decorrente ainda da maturasao dos programas de investimentos passados, 
é relativamente limitada frente as taxas de expansdo da demanda dos 
iltimos anos. Previa-se em 1986 que caso a demanda continuasse a crescer 
a mesina taxa dos tltimos anos, haveria necessidade de importacdes 
crescentes a partir da proxima década. Dessa forma, considerando que os 
investimentos no setor siderargico tem um tempo minimo de maturacao de 
cinco anos, torna-se urgente a recomposicao da capacidade de investir do 
Setor ¢ a definicao de novas metas para a siderurgia nacional. 

Esta pesquisa tem dois objetivos basicos. O primeiro é 
avaliar © que foi realizado nos Ultimos 12 anos no setor siderirgico 
brasileiro e analisar o atuat estagio de sua competitividade internacional. 0 
Segundo objetivo é, com base na experiéncia passada e nas circunstancias 
atuais, discutir as perspectivas da siderurgia nacional, com a finalidade de 
Sugerir alguns elementos que possam contribuir na determinacgao de uma 
Nova estratégia e de novas metas para o setor até o final da proxima 
década. 

Além desta sec%o introdutéria, este trabatho foi dividido 
em mais quatro secdes. As caracteristicas basicas do setor sidertirgico 

  

  

  

brasileiro foram descritas na segao (2). A secXo (3) investiga o processe e os 
Pras 

i i : e 
ustes dos principais projetos de investimento do setor durante a década d 

custos 

70 e 80. A secdo (4) analisa os efeitos desses investimentos sobre a 
e . 

~ 

petitividade e rentabilidade das empresas do setor. A se¢ao (5) resume com 

principais conclusdes e fornece sugestdes de politica para o setor. 
as s



(2) Caracteristicas Basicas do Setor 

O objetivo desta secdo 6 apresentar aos leitores que 
evertualmente possuam pouco conhecimento técnico do setor sidertirgico, 
uma breve descric&o das caracteristicas basicas do mesmo. Apresentamos a 
Seguir, algumas consideragdes acerca dos Processos de produgdo, dos 
predutes fabricados, ¢ das empresas que atuam no setor siderurgico 

brasileiro. 

2.1) Processos 
——s 

O processo de fabricagdo de aco consiste basicamente na 

eliminacéo de alguns elementos existentes no minério de ferro. Em termos 
técnicos, isto corresponde a obtermos uma liga ferro-carbone com no 
maximo 2% deste Ultimo elemento, A obtengao de acos especiais ou ligados é feita através da adigaéo de outros elementos durante o processo de fabricacde do a0, de forma a the co nferir caracteristicas especificas 
desejadas, 

Em termos gerais, pode-se resumir o processo de 
Producao de aco em 4 etapas: 

~ Preparagao do minério de ferro e carvao, 

~ Tedugado do minério de ferro, 

-Téfino, e 

~ conformacao mecAnica. 

12 Etapa: 

  

O minério de ferro é constituido basicamente de ferro, 

oxigénio ¢ silica, apresentando-se como uma mistura de ran me 

i ompactados em pedras ou em forma de pd. Quando o mineério e 

soul nesta segunda forma, é necessario que se proceda a um 

-ocesso de aglomeragao do pe se pelotize o minério, para que ele possa 

: os tilizado nos estagios seguintes da fabricagdo de ago. 

Se No processo de depuragao do minério de ferro para a ° g 

10 de v mocao do 
de ago utiliza-se 0 carvao como elemento para a remoca 

fabricaga 

tido no minério de ferro. De fato, é a presencga de carbone no 
. “a =. nN Oo 

oxigenio co 
x igénio do minério. 

x eé responsavel pela remogao do oxigénio d 
carvao que ere 

Tanto o carvdo vegetal como o carvao mineral podem ser an : 

yao min ja o mais rocesso siderirgico, embora © car ineral seja 
usados no pros ~ 

iminaca entos 
assar por um processo de eliminacao dos elem 

; sve P mineral dev 
imei 5 entao ser 

ic transformando-se primeiramente em coque, para so en 
indesejavels, 

isado come elemento redutor do minerio. 
us 

2% Btapa: A remoco do oxigénio pelo carbono é¢ chamada de 

jo e pode ser realizada em altos fornos a coque, em fornos a carvao reduga m fornos elétricos de reducdo direta. 

Se A reduc&o se da através da reagdo do oxigénio com o 

rbono que, num primeiro momento, libera monoxido de carbono e, 
ca * 

~ ‘ ~ A. emos 

ente, dada a grande atracdo desse gas pelo oxigenio, temos a 
iormente, posterior 

liberacao de diéxido de carbono. 

O ferro € entao fundido em altas temperaturas,



formando-se uma capa de escéria - constituida basicamente de silicio e 
calcario (subproduto da pelotizasdo) - sobre 0 ferro fundido. Esta escéria é 
eliminada e o produto resultante da reducko é€ chamado ferro-gusa. 

38 Etapa: 

A etapa do refino ocorre Nas aciarias, que podem ser 
classificadas conforme o Processo (equipamentos) e¢ as matéria S primas 
utilizadas em: ~ Por conversdo a oxigénio (LD), 

- Siemens-Martin, 

- Bessemer, 

- Aciaria elétrica. 

Os trés primeiros utilizam 0 gusa como matéria-prima, enquanto o quarto utiliza materiais metalicos, inclusive sucata, como 
matéria-prima. 0 processo LD ea aciaria elétrica sAo os Principais e mais 
modernos processos utilizados hoje. 

O refino nada mais é que a continuas%e do Processo de depuragao do ferro, retirando-se do gusa, carbono, Silicio, enxofre e quaisquer outros elementos que ainda se encontrem presentes em percentuais significativos. 

A diminuigdo das impurezas é {eita através da introducdo de aditivos que combinados as impurezas sao liberades corno escoria ou gases, 

liberacao de COz, numa operacdo inversa 4 ocorrida na etapa de reducdo. 

E nesta etapa de refino que eventualmente adiciona-se outros elementos de liga para a obtengao de acos especiais. 

  

a a: 
Foc 

4* Etap A altima etapa consiste no vazamento do ago liquide em 

i onte, em uma calha 
1 (lingotamento convencional) ou, mais modernamente, 

moldes 
. S suilhotinado em 

tribuicko que alimenta as lingoteiras onde a ago ¢ guilhotinado de distri 

i i idificado o ago é i i ntinuo). Depois de solidi ificos (ingotamento co 
tamanhos espect 

S 
i e uma grande 

do por meio de conformagao mecanica em gra 
transforma 

r 5 i ao do age 
: _Q processo mais comum ¢€ o de laminas 

variedade de produ Vek perfis, forma em produtos comercializiveis como as chapas, p transfor que 0 

i outros. . , trilhos € As usinas sidertirgicas sao classificadas como integradas su 

i e como em as quatro etapas do processo produtivo, ossue quando P' 

: emi i g 2 

s Ss 

ainda ser ¢ P das odem 

‘ j > : 

integradas P das a coque, normalmente as de maior capacidade de 
integra : 

lassificadas segundo o agente redutor que 

utilizam, em 
ao direta. 

ducdo, a carvéo vegetal, e a reducao dir producao, 

(2.2) Produtos 

  

IS 

: a d cS YT S nal i i- rat ados 

sg ic atri OS inados podem ainda ser classificados segundo dois atribute mina como os la 

rincipais: 
. 

° - aco plano comum ou especial, 

- aco nao-plane comum ou especial.
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A categoria de aco Plano tem como principais produtos os 
Sepuintes: 

. .. : a - Placas, semi-acabado que e materia-prima para Producao dos taminados planos; 

" chapas grossas, destinadas as indiistrias pesadas; 
; a : inadas 

~ bobinas e chapas finas A frio e A quente, destina Principalmente a industria automobilistica; 

a Alice amada “folhas de flandres, que so folhas metalicas corn cama 
Protetora de estanho destinadas a fabricac&o de embalagens; e 

: 
ra de 

- chapas Balvanizadas, possuem uma camada proteto Zinico que Ihe conferem maior resisténcia a corrosao. 

geria de ago nao- i ‘ipais i ¢ ao plano tem como princ¢ 
Produtos: 

543 ara a 
blocos e tarugos, semi-acabados utilizados P Produgao de lamina dos Ndo-planos; 

" Wrilhos e acessorios, para o setor ferroviario; 

~ Vergalhées, utilizados ha construcdo civil: 

i : 1 i C estinado a i i i: ar ames, 

incipe te pela ~ Barras de ago comum, demandadas principalmente p Const UCao civil, serratheria e setor mecanico; e 
vet 

j ro, 
~ tbes sem costura, utilizados no setor petrolife AUutomobilisticg, aeronautico e naval, 

Quanto 4 divisdo entre a¢Os comuns e especiais, a maioria Produtos acima listado 
dos 

© pode ser produzida com aces comuns ou  dependendo da finalidade de seu uso. 

  

1! 

  

ao das empresas o de atuagao > refere ao camp’ No que se 

a entre o sub Janos -setor de agos Pp : 
d a ha uma divisao clara ntre $ | ne iderurgic Ss, 

; ‘ © sub-setor <¢ acos 

-. e d minado pelas usinas estatais, ¢ € e e 9 totalment 

ao P ano 6 i ted roducao, 
n onde a iniciativa privada detem a maior par eda Pp “ | 

i i iderurgica 
_ | ; De ato, a mpresas estatais - Companhia Side g 

f , as e S$ 

urgi i osipa iF Usinas ) Companhia Siderurgica Paulista (Cos pa AS 
{ CSN 7 

g 
Nacional ( 

Ao (CST o de ‘omuns, sendo trolam 100% da produg&o de agos planos co 
T ) con wbarao (CS 

| a pr 

i — EsE eciais ia statal C ta (Companhia AC os = s 

41S 
1a nos Sp’ a 

| 

i por 

ne mi < 

ao da Acesita). tilizagdo de altos-fornos a coque (com exce¢ Ja uti t./ano), & pe 

Ess 
~ 2 pe aa P a nece id de é@éyv sos recursos para 

ssas ca 

5 e i i articipasae usinas, o que em grande medida explica a p P o dessas usinas, implanta¢ 
énci i ivado neste sub-setor. tal ou a auséncia do capital privad com 

; 2 oa om: etor de agos nao-planes por outro lado, apr O sub-se vom 

te empresas, ¢¢ dispersa entre aproximadamente quarenta E Ao disp 

Se tor pri i trangeiro. 
sua Pp icipacao do setor privado nacional e estrang von 

oe oducio de agos ndo-planos comuns, onde em 5 Na pr > _. 

alas eram estatais mais de 28 empresas, apenas duas delas 

mn i aira oe oe (Aconorte, Comesa, Cearense, Cosigua, Guaira Gerdau , grup?
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Rio-Grandense), destaca-se como 9 maior produter de acos nao-planos 
comuns, seguido pela Cia, Belgo-Mineira do grupo Arbed de Luxemburgo. 

Na produgdo de acos n&o-planos especiais, onde atuavam 

cite empresas em 1985, somente a Acesita é estatal, destacando-se como 
Principais produtoras a Propria Acesita, a Aco Anhanguera e a Vibasa 
(arbas nacionais com participacao de capital estrangeiro) e a Mannesmann 
(alerna). 

Somente no mercado de tubos sem costura temos a Produgao dominada Pelo capital estran geiro, através da participagao da 
Mannesmann 

que detém o virtuat monopdlio deste produto com 
aproximadamente 958 da Producio. 

  

13 

(3) 0 Planejamento do Setor no Brasil 

  

(3.1) Antecedentes 

  

0 planejamento siderlrgico no Brasil reve a na 

década de 40 com a criacdo, pelo governo federal, da Comissao Executiva do 

_ Siderurgico Nacional. Foi neste periodo, apos ai fracassadas as 

jacd a United States Steel Company para a instalasao de uma 

ae a de grande porte no Brasil, que o governo decidiu-se pela 

ee = estatal - a Companhia Siderirgica Nacional. A 

eS thee (da CSN) comegou a ser construida por volta de 

mie . ‘cio ag suas operagdes em 1946. | 

seid k segunda metade dos anos 50 tiveram inicio os projetos 

ara a | da Companhia Sidertrgica Paulista - Cosipa (fundada 

P 

de no . . 

oa (fundada em 25 de abril de 1956). O entao Banco Nacional de 
Usiminas Wu 

pro de 1953), ¢ da Usina Siderirgica de Minas Gerais - 
vem ’ 

{ ir 

0 eci é 0 como oO Banco 

“siderurgico’. a 

-_ A segunda fase do planejamento do setor siderurgico 

e 6 ao da 
teve inicio na segunda metade dos anos 60, com a contratag 

i nacional 
. ao de um i ional - BAHINT” para a elaboragao Hamilton Internationa 

"Booz Allen & 

9 setor. Os relatorios finais apresentados pela “Booz Allen” foram 
o para : | 

= rande polémica™, © que levou o governo em 1967 a criar o 
otivo de g _ _ | 

i, Consultivo da Industria Siderurgica - GCIS - com a finalidade de 
Grupo 

a I res 9 1 :
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Em principios de 1968, 0s relatorios elaborados pelo GCIS 
foram aprovados pela Presidéncia da Republica e continham, entre outras, 
as seguintes recomendagdes: (1) constituicdo de um Conselho Nacional da 
Industria Siderirgica (Consider), encarregado de tragar a politica 
SiderUrgica para o Pais; ¢ (2) criagdo de empresa “holding” siderurgica, com © objetivo de aglutinar todas as empresas estatais do setor. Inicialmente 
denominada Empresas Brasileiras de Siderurgia S.A. esta empresa passou a chamar-se Siderurgia Brasileira S.A. - Siderbras. 

A Siderbras foi criada em 17 de setembro de 1973, 
através da Lei no 5919, e a partir da Lei no 6159 de 6 de dezembro de 
1974 tornou-se uma empresa “holdin 8" controladora do capital social das 
empres as siderirpicas CUujas agSes com direito a voto pertenciam a Uniao. 

O mercado brasileiro de aco (MBA) voltou a ser reavaliado em 1969/70 e 1971 /72, através de estudos contratados 4 T ecnometal e que foram denominados, Tespectivamente, MBA-1 e MBA-2. 

Note que neste Periodo, entre 1967 ¢ 1973, a economia Mundial passoy 
* oferecer condicdes excepcionalmente favoraveis aos 
olvimento‘2) 

economia brasileira Superass 
dos anos 60, 

Paises em deseny. © que contribuiu decisivamente para que a 
© a estagnacdo que prevalecia desde 0 inicio 

ingressando numa nova fase de vigoroso crescimento 
levadas taxas de crescimento ent&o observadas fizeram com que © perjodo Passasse a ser conhecido como o periodo do “milagre econdmico". 

~ Esta rapida aceleragéo do crescimento econdmico nao foi 
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(1.4 no caso do BAHINT e MBA-1 e 1.3 no caso do MBA-2), tenderam a 
age k" 7 

i stra bestimar o crescimento do produto agregado. O quadro (1) demons subestima Tes¢ 
tow ; ; : é : 

é a consumo atraso 4 aceleragao do con 

  

j ivo - 76 > Aco Projetado e Efetivo - 1966/ . 
Quadro (1): Consumo de Ago Proj ‘em, iGEide fagolise equlusivntse) 

  

  

  

5 1976 Estudo AnoBase 1966 1970 1973 Mane s 

7328 7950 475 4979s 221 BAHINT 1965 3475 51116745 8211 9032 GCIS 1967 : 5500 8274 9500 10400 MBA-! ee ” . - 104902 12425 MBA-2 197 

12970 Consumo Efetivo 3957 5678 wie 11650 Ke 

  

Fonte: Os proprios estudos 

(3.2) Os Estudos de Mercado no Periodo Recente 

A terceira fase do planejamento sideriirgico teve inicio 

apos 0 chamado primeiro choque do petrdleo. 0 pensiamsat 

= émico, de uma forma geral, voltou a ocupar um papel de relevancia no 

a a a da implementagéo do Segundo Plano Nacional de 

ees - IT PND, 1974/1979. | 

Este plano tinha como objetivo manter 0 crescimento do 

“ eriodo até 1979), produto a taxas elevadas (da ordem de 10% ao ano no peri 

j sti . 76 tre . 
es de um audacioso pl ogr ama de investime ntos nos SO TOTes atraves de
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produtores de insumos basicos (inclusive energéticos), no setor de bens de 

capital ¢ em infraestrutura de transporte ¢ comunicagdes. Além de manter 
o crescimento econdmico, estes investimentos tinham como finalidade 
Substituir importagées ¢ promover exportagdes, de modo a ajustar a 
economia brasileira as novas e desfavoraveis condicdes internacionais, 
Verificadas apds o primeiro choque do petrdleo, e desta forma sustentar ° 
equilibrio do balanco de pagamentos(2). 

Em janeiro de 1975, e tendo como base as metas 
estabelecidas para a economia brasileira no II PND, foi publicado 0 Mercado 
Brasileiro de Ago 3 - MBA-3, cujo horizonte de planejamento era o periodo 
entre 1974 e€1985. Novas estimativas para o mercado de aco foram 
Tealizadas nos chamados Relatérios de Acompanhamento de Mercado - 
RAM. 0 primeiro destes foi 0 RAM-1, publicado em fevereiro de 1976, que 
reestimou a demanda interna por a¢o para o periodo entre 1976 e 1985. Em abril de 1977 foram publicadas novas projecdes para o mercado de aco ¢laboradas pelo Plano Mestre da Siderurgia. Ainda em 1977, foram divulgados os resultados do RAM-2 (1977/86), com Novas estimativas para © mercado de aco no Brasi} A este seguiu-se o RAM- 3, editado em 1980, e que estimava o mercado de aco no Brasil até 1990. 

0 quadro abaixo resume as estimativas da demanda por a¢0 no Brasil de cada um destes estudos, e as compara com os valores de consumo efetivamente observados, Claramente, observa-se que ao contrario dos estudos da década de 60 e inicio da década de 70, as Projesoes do mercado de ago na segun da metade dos anos 70 tenderam a ser 

Isto foj 
demasiadamente 

otimistas em relacdo ao cre 

exageradamente otimistas. consequéncia de hipdteses 

scimento do produto? ¢ em   
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(5) 
ici agot?, relaca&o ao valor da elasticidade-renda do consumo de a¢ 

  

ojetado e Efetivo - 1979/85 
Quadia {2)iGonstting Sorace (em 10° t. de lingotes equivalentes) 

    

  

  

  

198 
Estudo Ano Base 1979 1980 5 

40000 19850 22400 

an ‘ ee 16163 18096 35294 

ie. 1976 16314 18035 32778 

ue ‘ 1976 14800 16200 ae 

peer 1976 15200 16800 30000 

NAM 3) 1979 13549 14792 
= DAG, 

mo Efetivo 13426 15187 12491 
Consu 
    

siudo setoriel 
(*) hipotese provavel; (8) € dog @ Anat Betatleties - Coneider. 

Fonte: Os proprios es 

(3.3) Os Principais Projetos de Investimento 

O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento - I] PND - 

revia a ampliagdo da capacidade de producao do parque sees ee 8,6 

: ithdes de toneladas/ano de ago em lingotes em 1974 para 22,3 muihoes de 

vsnetadas/ae em 1979°. Note que esta ampliacdo era compativel com a 

demanda interna prevista para 1979/90. ; . 

Do total da capacidade de produgao a ser adicionada no 

periodo 1974/79 (13,7 milhdes de toneladas/ano), mais de 70% seria da 

bilidade direta do estado através das expansdes de suas principais responsa 

CSN, Usiminas e Cosipa - e da implantagdo de novas usinas Nas usinas - ,
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Proximas segdes concentraremos nossa andlise nos projetos de expansao da 
CSN, Usiminas ¢ Cosipa, e de implantacéo da Agominas e da Companhia 

Siderlirgica de Tubardo - CST. Estas usinas dever&o responder por cerca de 
62% da capacidade de produc&o total de aco liquido instalada no Pais em 
1987. 

(3.3.1) As Expansdes da CSN, Usiminas e Cosipa 

O quadro 3 mostra o cronograma previsto para as 
ampliagdes de “apacidade de producSo das usinas siderirgicas em analise. 

Quadro (3): Capacidade q © Produg&o Nominal Prevista para os Principais Projetos de Expansao ( em milhdes de t./ano de ago liquido) 

a. ——_______ a7 1976/77 1978/79 Estagio | Estagio 1] Est4gio III a 1,7 Usiminas 16 2,5 4,6 
Cosipa 10 2,4 3,5 

2,3 3,5 CM ee 
2 72 ine Fontes: Relatérios das Empresas 

A Capacidade de Produsdo das Principais usinas do grup? Siderbras - CSN 
Cosipa, € Usiminas - havia atingido 4,1 mithdes de t./ano com a ¢ a ONClUSdo das obras de ampliagdo do chamado Estagio I em 1974. to, estavam em andamento as obras de ampliagdo referente Ue tinham sey término Previsto para meados de 1976, e que 
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aw : / ! : 

5 lusdo do Estagio a nos dessas usinas apos a conc 
de produgao de laminados pla 

| 

“~ ? 
II] seria de aproximadamente 8,8 milhdes de toneladas/ano‘"’. 

  

  

A demanda doméstica por laminados planos era estimada 

ilhd nto, | milhdes de toneladas para 1979 e 10,3 milhoes para 1980. Porta 
em 9,1_m 

ta de laminados planos em 1979 seria pouco inferior a demanda 
a ofer 

: uele ano. stimada para aq ; 
° Quando se coteja a demanda estimada com o consumo 

“6: i = q nto 

jaminados planos (grafico 1), verifica-se que o crescime 
efetivo de 

os eae ae 
sumo até 1980 foi significativamente inferior ao crescime 

médio do con 

to parece reforgar a tese de i lanos planejada. Este fa So de laminados p. produgao 

i (8) 
superdimensionados 

Entretanto, se extrapolassemos a taxa de crescimento 

do consumo doméstico efetivo verificada entre 1974 ¢ 1980 (7,48 
média do i . 

siderassemos a possibilidade de exportacao de cerca de 20% 

nee i idade de producao i oncluiriamos que a capacidade de p: Xo de laminados planos, ¢ produgao 

estaria ple 

inas 0 ia usinas operar “* 

e j vés de arque ic o de 10%, ao invés de 20%, nosso p jente de exportaga i de um coefic 

namente ocupada em 1981, ou seja, apenas em 1980 essas 

m com uma capacidade ociosa de cerca de 8%. Na hipdtese 

tre 1980 e 1982 de 16%, 12% e 5%, respectivamente. Apenas na 
entre
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impossibilidade de realizar qualquer exportacdo é que teriamos um grave Problema de excesso de oferta, j4 que teriamos Significativa capacidade oclosa durante quatro anos(9) 

Gréfico (1): Consurto, Demands ¢ Produgiio de Laminades Planos 

20 

18 

16 

14 

   

    

Laminados Plangs - 
milbies det, 10 

    
Bi consumo 

BB pemanda Prevista 

® Produgio   

o
N
 

BD 
HN 

ow 

74 73 76 77 7 79 80 9] 82 83 84 85 
Ano 

Fonte: Consider 

; Portanto, a menos que argumente-se que uma queda no “rescimento econd 
MICO apés 1980 Seria previsivel em 1974, nao parece lar como ¢ 

" 
Uperdimensionado o Programa de expansao das 

SINas produto 
i ras de laminadog Planos. 

Tazodve} Caracter 

receses Entre 1980 ¢ 1983, a economia brasileira entrou em uma e880 cu 
ce ae “Wa Profundidade ¢ extensdo n&o encontra paralelos na historia ONnomica i : 40 Pais no Pos-guerra. Em Sonsequéncia, o consumo efetivo de laminadog Plano S foi decrescente heste periods. A partir de 1984,   
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tretanto, inicia-se uma forte recuperagdo do consumo Wee ack = et 

ae 1 vale ressaltar ademais, que em fungao da conquista de mercac * 
a a produgdéo de laminados decaiu apenas em ait é, an 

aquecimento do mercado doméstico a partir de ae i ia at 

. ses proximos a capacidade de producio nominal das usinas 

(10) 
valo 

poem A conclusdo do Estaégio II ocorreu no prazo previsto no 

da Usiminas, e sofreu atrasos de um a dois anos nos casos da CSN ¢ da 

i a Entretanto, em fungao da otimizacao e aprimoramento dos processos 
a sauucso a capacidade de produgdo em alguns casos aS 

=o seaneniti da instalasdo dos novos equipamentos previstos no 

eT Isto ocorreu, sobretudo, no caso da Cosipa. Em 1980, 

nei aumento da capacidade em fungdo da otimizagdo e 
estimava-se que ° rocesso de produgado alcangava cerca de 700 mil 
aprimoramento es a uma usina de US$1,5 bilhdes. No caso da 

a i maaelil de produsdo de 3,5 milhoes de ae. a 

-- ats no 12semestre de 1979, ainda que apenas uma parte do Estagio 

7 tava concluida naquela oportunidade. O grafico (2) compara . 
~ x incipais usinas com su 

evolucio da capacidade de produca&o das tres principais u 

i jadas. 

respec —_ — mais graves comegaram a surgir 

tamente a partir do segundo choque do petroleo e da eles? “ snes 

we jus no mercado internacional. A contragao da liquidez e a recessdo 

7 Pe internacional implicaram em sérios contratempos no freneprema 

seme fisica das expansdes de capacidade programadas. Em 1980, ja 
jam firmado contratos equivalentes a 61% do orgamento total do se hav
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; 
orgamento 

Estagio III da Usiminas, 72% do orsamento da Cosipa ¢ 53% do “ie por 
; i ompl 

da CSN. Em 1981, as obras na Cosipa foram praticamente interromp 
. Segundo o 

falta de recursos e $6 foram retomadas no 20 semestre de 1984. Seg recente “Plano de Metas” da Nova Repitblica, 0 inicio das oper an . Estagio ITI da Cosipa estava previsto para 1988. As obras do Estagio . ¥ @ reducdo em 1982. Entretanto, boa parte 
! ida e, atualmente, restam apenas obra 

Siminas sofrey significatiy 
Obras ja estava  conciy: 
complementares, Na CSN, a 
mMaioria dog Contratos de 
1983, entretanto, a real 
Previsto no Estagio 11]. 

Parti sm foi lada a ir de abril de 1982, também foi cance ° 

construcao ursos. Em Strucdo e montagem por falta de recur: ° 
IZagao i expansao izacdo fisica aicangou 95,88 do projeto de exp: 

. cidade 
Espera-se que, em 1987, a CSN atinja a capa de producdo Prevista no Projeto de expansio do Estagio III. 

mises t. acy 

  

  

Fonte: Relatitios dag Empregag 
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inas ¢ da CST taco da Acominas e da CST etos de Implantac: (3.3.2) Os Proj 

(3.3.2.1) Acominas 
  

ojeto de implantasio da Acominas é um | cecinues 
oe te programa de ampliag&o do paraue st » com controvertidos do recen usina integrada a coque, com aciaria i», . nacional. Trata-se de 0 milhdes de toneladas/ano de ago liquido. . 

capacidade inte com lay-out avangado e equipamentos — 

projeto sidertirgico «ato é do tipo convencional, cuja tecnologia . Entretanto, © see tngotamenta continuo, tanto no que se refere bastante inferior a do “a qualidade do produto - ver secdo (4.1). en eficiéncia e custos 0 ina foi projetada com restate 
; vhs 

* i iagaéo de capacidade para 4, equipamentos vo P nige We cmnantes espaciais, entretanto, para se Jano de a 
° mee até 10,0 milhdes . “ee em 1976 ¢ era previsto um prazo de 0 projeto teve «nei {1) © cronograma de S meira etapa'’’. 5 anos para 0 inicio de petin cntas diversas aiteracdes. Ao final de execucao fisica do ee te ‘oo! 0 inicio de operacdes do laminader . 1979, previa-se para ju o final de 1981, a entrada da unidade metalareic blocos e tarugos ° re at torns e aciaria). Naquele momento, ja haviam (coqueria, sinteriza¢ao, ursos equivalentes a 76% do orcamento global ¢ sido compromissados . mentos orcados. Ao final de 1980, Previa-se a contratados 93% a oie pinay para fins de 1981 e da unidade entrada em opera 

j ja sta am 
ur j ara .
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compromissados e 94% do valor dos equipamentos orgados haviam sido contratados. Em 1981 ¢ 1962, por falta de recursos, houve significante Tedugdo no ritmo das obras civis, restando, ao final de 1982, 26% do total da obra para ser concluida. Do total dos equipamentos, 86% ja haviam sido Fecebidos e os trabathos de Montagem se encontravam 60% realizados. 
i praticamente 

Entre o final de 1983 ¢ junho de 1984, o canteiro de obras foi praticam *svaziado, devido ‘a total falta a 
foram Tetomadas com 9 objetivo 
incl 

© recursos. A partir de ent&o, as obras 
de concluir a chamada “Fase A" do projeto, 
© carvao, bateria de coque n?1, unidade de 

gazSmetro da Coqueria, laminador desbastador e 

indo a Montagem do patio ¢. 
Produtos Carboquimicos, 
laminador de tarugos. 

com a inaugurac3o do alto to: t e de 
~forno, sinterizador e aciaria. A capacidad Producdo prevista ¢ apres entada no quadro abaixo. 

  

  

1987 1968 Em aco liquido 
505 

1969 
2080 

Tarugos em ago 
. comum médio e Pesado 745, 

1698 
1790 Fonte: MIC/Consider 

ei. a 

Embora a usina deva atingir em tuturo proximo su 
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j jada de semi-acabados, sua Viabilidade ee capacidade inicial 
um assegurada, 

devido ao baixo prego de: e nfo esta Ge mow e vec previa a producao de perfis médios, eee produtos. De - ° sm aaauitids laminadores préprios que encontram 
thos. Para tal, fo 

sina. seo de 1983 embalados ¢ ee nae que estes equipamentos, e em 0 ee para perfis médios, foram ~— 
particular 5 laminador acidade nominal destes laminadores é “ a 
superdimensionaess © sa e 440 mil t./ano para perfis pesados ¢ tithes. mil t./ano para perfis m 3o planejada de perfis médios, exclusive a A capacidade de an 219 mil t./ano em 1986 e deve crescer, Asominas, é de ee até 308 mil t./ano até 1992. | lana segundo © MIC/Cons sumo efetivo de perfis médios foi de 135 mi ote 

5 , em cerca de 100 mil t./ano. Estima-se que o ae 

em 1980 ¢ 6S oe de 112 mil t./ano em 1990, 191 mil tano em . para a Acominas “ ano 20002) Delinea-se, portanto, um "mercado o7mil t./ano 
" 

vt ne ee nto eres arama no caso dos perfis ee mento 6 a CSN, que poss 
«thos, 8 waite vere cerca de 120 mil t./ano, porém antige equipamento com "nia do. 0 consumo efetivo de perfis pesados, trilhos (40 anos), wn de 184 mil toneladas. Estima-se que o mercado e acessorios em 

il t/anoem 1995.e¢ inas alcance 338 mil t./ano em 1990, 494 mil t./ comin: para a Ag 
(13) 

843 mil t./ano no ano 2000". 

%o mecanica, embora barras em aco carbono ou para construca ucao de prod
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anda 

exista, no parece ser Tazoavel dadas as condigdes de of nadores de ae 
ina ck, lamina 

esperada neste Mercado. A possibilidade de utilizacdo dos 
.f 1 e 

’ : icamente viave 

Perfis médios para a Produgdo de perfis pesados é tecnicam Poder vir a ser contemplada, 

da 
. 

rojeto 
Nao obstante esses lamentaveis erros no p Agominas, é inte 

cal istente no lo 
Tessante observar que a infraestrutura existe faz com que og 

lingotamento Continuo - 6 de *specialistas, bem inferiores aos implantacso de novas usinas, 

do j segun laminados planos, sejam, 
. de ternativos Custos de projetos alterna 

Zo - CST 
Be oe = 

ubarao 

(3.3.2.2) Companhia Sideriirgica de Tubardo - CST 

A Companhia Siderar de junho de 1976 
1 Bica de Tubardo foi fundada fon 

 € um conséreio trinacional onde o capital brasi saki 

TePresentado 
Pelo Grupo Siderbras, é majoritario. 

O grupo Kawa 
Tepresenta 

OS acio 
S nta 0 : represe 

Tistas japoneses ¢ ° Grupo Finsider 
rep 

acionistas 
italianos. 

m 
0 projeto da CST previa uma usina integrada a oe aciaria LD » lingotamento 

convencional. 
Sua capacidade 

na 19 etapa das 

de 3 mithdes de toneladas/ano 
de semi-acabados 

(placas) cujas ve® 
Seriam Srientadas 

ra ? 
j aestrutu 

Para o mercado externo. 0 projeto tem infr ‘atio 48 
: 

~ t./a 

Para, numa 2a etapa, ampliar sua Capacidade para 6 milhdes de 
ago. 

ndagem 
Em 1977, foram realizados 98 trabalhos de so 
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" iniciadas no final as as obras propriamente = ae ae inlidali paren 86 
geoldgica do terreno, m implantacao do projeto tinha P e a entrada em 

de 1976. A 14 etapa de 5s 0 inicio das obras previa-s 1979, haviam 
meses. Entretanto, 7 ; "2 semestre de 1962. No final de operacéo da usina pa . 

so de 
inicio o proces dado inic s de terraplanagem ¢ 

‘ a obra : cluidas sido con 

Pp 
ici 

ao tra ¢ 

‘ s. Em fins de 
85% do orgamento para ee vr © final de 

fermen mom pecalbeades a previsdo do inicio de operago do no ritmo das 
1960, ainda ee e 1982 houve significativa oe Os servicos de 
1962. Contudo, em " 3% do programado ao final de .. ascenderam a 

obras que ne dos equipamentos e refratar montagem de es 
= oO P ua Ser o 2° 

1 i A 

de 1983. i m novembro de Tubarao foi inaugurada e ina fato, a usi 1983. De 
seja do tip método de lingotamento atual sej jena 0 
mo 

Embora 
infraestrutura ina tem equipamentos e inf usina conven¢l 

OI da m icas ta ntr: e€ 0 ndo 

scat ida pela tidos recordes mundiais de a aaa 
Recentemente, tem i ue por tonelada de gusa produzi de gusa‘!), Os 

taxa de utilizagdo de ¢ ae foi de 457,9 Kg. por ee ixos do mundo 

Fm setembro de lane a também esto entre 08 mais a — 

custos operacionais “ Mole, anexo a usina de Tubarao, _— enquanto a 
e o Terminal de Praia sce siderirgicos da ordem de US$11/t, para ae i US$14 e US16 A), naciona 

ao futura de placas ¢ a capacidade de produg ao de A produgao 

média 

ro abaixo. da CST sao apresentadas no quad jada da plane}
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ST 

e 
a0 Programada da C 

Quadro (5): Produgao e Capacidade de Produca tein t. de placas) 
  

1990 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19 Producdo Efetiva 21 2013 2666 - 

) 2 3024 3095 
Cap. de Prod. Prog ee - 2698 3024 303 

  Fonte: MIC/Consider 

j iderurgico 

(3.3.3) Custos dos Principais Projetos de Investimento Siderurgico 

_stPals Projetos de Investimento Sidertir 

a 
. 2 

ram um 

Os investimentos em siderurgia representa Parcela bastante 
; i il durante 

Significativa do esforso de investimento no Brasi toda a década 

avés dos 
de 70. A Participac&o direta do estado atr investimentos 

do 

como se 
Grupo Siderbras também foi altamente relevante, pode depreender 

; Astica contragao 
do quadro (6), Observa-se, ademais, a drastica c  setor em 1984 ¢ 1985, 

ine e US$) 

Quadro (6): Investimentos no Setor Sidertirgico (em milhdes d Ano Siderbr4s No-Planos 1974 778 

do investimento ni 

FBCF* Acos Especiais Total ae 3,98 
0 83,0 

68,0 929,0 
4,28 

197 1000/0 170'0 
82.0 1252,0 

3,6 

197 795,0 195'0 253.0 1243,0 
4,38 

1977 969.0 1380 
209.0 1607,0 

6,18 

1978 18775 128'0 
630 2668, 

6,0% 

1979 2566, 156.0 
367.0 089, 

5,12 

1980 aot 169'9 
135.4 712,8 

4,98 

1981 2550, 2976 
337 2881,9 

4,02 

1982 1803'0 41010 
11.4 2224.4 | 4.38 

1983 1226.0 276.0 
19,0 Bane 

1,5% 

1984 283'0 202'1 
23.8 08,9 12% 

1985 363.4 62.6 
472 415.4 * FECF ~ Formac Bruta de Cg, itel Fixo 
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i média de . ia que foi em i to em siderurg us$1258 
O investimen HO lie wes para. de U: ig 71/730", ele wi 6 ini 

eriodo 78/81, 
ae 

US$2836 no p 
usesee Itou para ; 77, sa eriodo 74/77, 

Sdia de 84/85. $$491 na me encou para U 82/83, e desp 

milhdes no p 

para US$1873 em 

S , Pp 

eo > ) mi . 
Or Es iih ’ 

Avio I] do j ao Estagio 
. i tos relativos s investimen 

estimado 

Us$2300 m 

‘asi valor ; is atingiram um s§o das principais usinas estata produsis de aco 
an 

; de 
programa de exp r tonelada de capacidade - US$733 Po — 
oui nforme detalhado no quadro e co adicionada, 

  

sao Api o Plano de Expan timentos Relativos ao Estagio I] d 7): Inves Quadro ( 
  

  

  

de US$ por ton. 
total s$ cap. adicionada imentos iIndes de U Investimen milhde 

1050 aan 961 961 362 
SN 

UHiautes 
470 

sipa 

733 i 
2271 

Total 
  

Fonte ' Sid rbras. 
iB 

e e 

agio II] da CSN, investimentos previstos para o Estag Os in 

eram ¢ egos de em US$5936 milhdes, ipa eram estimados, a precos de 1978, 6 Cosip Usiminas €
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forme a icionada, con 

°U US$1349 por tonelada de capacidade de producio adic discriminado no quadro abaixo, 

  

Expansdo A I do Plano de 
Quadro(@)- Investimentos Previstos para o Estagio ma eo de 

  

n. de 

Investimentos 
total 

US$ per ae milhdes de US$ cap. adicio 
Usiminas 

1190 
1434 

Cosipa 
1721 

ees 
-———____—— 

Fonte: Relatério Siderbrfg - 1978, 

0 custo do investimento Telatiy 
ou US 

© custo do Estagio 1] 
0 tonelada. 

foi de Us$gao milhdes ou US$1050 por 
custo estimado 

do 

i de © ao Estagio I da CSN foi d 

dicionada. 
$319 por tonelada de Capacidade de aco a 

‘ de . ow ‘a acida 

investimento Para a ampliacdo de cap “rrespondente 
ao Esta 

ithSes ou milhdes © 
Blo IT era, no final de 1976, de US$3025 

US$1449 Por tonelada 
. uw-se para 

No final de 1979 essa estimativa elevo 
US$3720 milhdes, man 

final de 

tendo-se neste patamar a0 final de 1980. No 
1981, haviam Sido ga 

US$1850 
stos em investimentos fixos um total de 

milhdes Previa-se 
ae talizando — 

8astos adicionais de US$650 milhées, to 

US$25, bilhdes, OU se 
iginalmente 

18, US$500 milhdes a menos que o origi 
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da Us$o20 m hoe enos ue Oo rsado 

| S Ii , 

e i da T i istra¢ 

te: ximadamente US$3700 imadamen mento: aproxima 

inmtelee . ialmente estimados em Se i eiros, inicia ee 762/t.). Os gastos finance a 
ithdes (US$1 }. milhoes thBes 

$$596 milhoe 
iIhdes, elevaram-se para US$5 

US$381 mi d 
agi da Estagio Il investimento referente ao do inv O custo 

imi fa stima 

bro icionada. Em dezem a o adiciona idade de produgao de ag de capaci tonelada por 
ilhdes. $$961 mil to ja era estimado em U ste cus de 1975 

agio III da ao Estagio stimento correspondente do inve 0 custo 

0 milhdes em US$119 custo ja era estimado 8, este ins de 1978, Em fins 

0, e€ Va- to de | ° 9 i a-se Oo cus . | inal de 1980, estima estimado. No fina 
amento do or¢ 

/ ), (( 

3 + al d g , 

e tal = 3 oe! j 80% do to 7 | ‘ i $, OU Seja, cerca d 
sido ga to até aqu 1a da 

d men apio II da ! ti 9 Estagio . " usto do inves i to correspondente a 

| $47 ’ U 6 or to elada. O investimento 

Oc | 

C O de US 0 milhoes ou S$3 2 P ni = 

e 0 o final de 978, em cerca de : " agio III foi stimad , 1 fi Estag te ao referen 

~ 4 iO d Oo e 9 0 a 0 
j 1. 

9 tot AL 

investi 

(US$17 

equivale 

: 

ss : 

/ ow ve e i : No ina de 6 » ja
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Cosipat2t) 

(3.3.3.2) Os Investimentos na Acominas e CST 

setea de Ws$3500 lite nn totais da Acominas foram estimados er 

Producdo de aco instatada | na fe tore eeitnte voriament 
dita seria de cerca de U , ue “° 1978-0 custo da usina propismems 
wetttkema . 5$2400 mithSes ou US$1200/t.. 0 orcamento global 
8 id hone " cangou US#3904 milhdes em fins de 1980, dos quais 
durante a conan “° omPromissades. Os encargos dos financiamentos 

: $40 eram estimados em US$218 milhdes em 1978. Ac 
final de 1985, esses custos atingiram urn total de Uss2,2 bilhdes, ou cerca 
da metade do custo total do empreendimento de US$5,4 bithSes(22) 

estimado ichinente on were 0 on i oon Ustvey os trate 
: 300 milhdes ou US$767 por tonelada de 

‘apacidade de produc&o de aco instalada. No final de 1978, 0 custo do 
mvestimento do 1g estagio (3 milhdes de toneladas/ano) da CST ja era 
estitnado em US$2792 mithdes (US$931/t.), sendo 51% para equipamentos 
€ 19% para construg%o e montagem. No final de 1980, esse custo ja era 
estimado em US$2945 milhdes (US$962/t.), dos quais 50% para 
equipamentos @ 15% para construsao e montagem. 0 orcamente do 
investimento em meados de 19§3 era de US$ 3059 milhdes (a precos entao 
correntes). Os gastos com investimento até meados de 1984 alcancavam 
US ‘Ihe ; $2908 milhdes, o que fazia prever que o orgamento global seria 
cumprido’2) 
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(3.3.3.3) Custos Adicionais dos_Principais Investimentos 

  

O orgamento para os investimentos de expansao e 

implantacdo das principais usinas siderirgicas do sistema Siderbras ¢ cujos 

projetos foram aprovados pelo Consider a partir de 1973, foi estimado na 

segunda metade dos anos 70 em cerca de US$12,2 bilhdes. A estimativa 

atual desses investimentos é de algo em torno de US$16,2 bilhdes. Esta 

elevago nos custes dos projetos, estimada em cerca de US$4 bithdes24), 

deve-se fundamentaimente ao acréscimo das despesas com juros durante a 

construgio e despesas pré-operacionais, em fungdo dos atrasos nas obras, 

elevacdo das taxas de juros e maior participagao dos empréstimos 

relativamente aos recursos proprios no total das fontes de financiamento. 

(3.4) Conclusdes 

Em sintese, podemos concluir que, no que se refere aos 

projetos de expansdo das principais usinas estatais produtoras de 

jaminados planos, as capacidades de producdo planejadas eram 

perfeitamente compativeis com a demanda esperada. Somente se a 

recessao econdmica do inicio dos anos 80 fosse previsivel em meados dos 

anos 70, quando as decisdes de investimento precisavam ser tomadas, 

poderiamos caracterizar estes projetes como superdimensionados. Portanto, 

o atraso nos cronogramas de execugao desses projetos foi consequéncia, 

basicamente, de fatores exdgenos imprevisiveis. Em grande medida, a 

elevasdo dos custos dos investimentos também pode ser atribuida aos 

mesmos fatores exdgenos que levaram a um aumento dos encargos
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finaticeiros q oe uran impla a ae teai Plantacao dos projetos. Entretanto, é provavel que, 
) 40 Dro Problema de escassez de divisas do Pais, o custo dos 

titmentos tenha sido aumentado 
antecipadas 

inves 

por importagdes de equipamentos 
sobrevalori : 

domésticarmente Crizadas, € por bens de capital produzidos 
eUcamer Ore , Porem a um custo muito acima do padrao internacional, 

Com relacd 
sy G40 ao proj : Soh cane 

Tubarao, pode-se Projeto da Companhia Siderirgica de 
dizer qu € 0 custo do j i , 

Pouco mais de y investimento, apesar do atraso de 
m ano erm me 

Telacéo ao cronograma inicial, ficou bastante Proxime do ya Valor orcad AGO NO comeco d a construcdo 
Quanto a 0 

i 
: | 

i Projeto da Acominas, ele é responsavel pela 
© acréscimo dos enc 

, investimentog args financeiros no custo total 40° 
os projetos 

i : examir is oO 
“Nperdimensionamento de aj lados. Tendo em vista 

guns MA alocacy aC40 dog recursos colocados 

3) 

(4) Competitividade e Rentabilidade do Setor 

(4.1) Tecnologia e Modernizacao 

  

Salvo para alguns segmentos produtores de acos especiais 

para fins bastante especificos, as modernas técnicas de produsao utilizadas 

na industria do ago so relativamente difundidas a nivel internacional. As 

economias de escala e a disponibilidade de mao de obra e matérias-primas 

a baixo custo tém sido os principais determinantes da competitividade da 

industria no mercado mundial. De fato, a ampliagdo da capacidade 

produtiva de a¢o nos paises em desenvolvimento transformou o mercado 

de ago de semi-acabados e ago comum em mercados altamente 

competitivos, cujo comportamento pouco se diferencia dos mercados de 

“commodities”. 

Embora a modernizasao possa em alguns casos fazer-se 

através da otimizagao de recursos fisicos ja existentes, sobretudo nos paises 

avancados, nos paises em desenvolvimento, ela esta mais frequentemente 

associada a programas de investimento de expansdo e implantacao de 

novas plantas. 

O programa de investimentos realizado no Brasil, durante 

os anos 70 e 80, nao s6 levou a ampliagdo da capacidade produtiva do 

parque siderurgico brasileiro ¢ a obtengao de escalas minimas de produgao, 

mas também foi, seguramente, acompanhado de uma nitida modernizacdo 

tecnoldgica. Isto ocorreu, especialmente, no setor estatal produtor de acos 

planos, caracterizado por usinas de grande porte, integradas a coque - ver



  

ji-acabados, 
Produtor de acos comuns e semi-a 2 UM nivel dog Mais avancados do mundo. 

  
(em) . 1986 

1976 1978 1980 1983 bis. 616 
Integradas 9 Coque 

9.1 S60 56,6 re 16,5 16,3 

Integ. o Carvég Vegetal 97's 21,8 201 19, 
Reducéo pj reta 

2,4 23 19 28 24 23 
Semi-integradas 

19,7 21.2 190 205 201 198 Fonte: Anuério Estatisticg- 

e 1986). 
Setor Metoldrgico-Consider/MIC 

(19865 

: a tilizada n 

A conversig 3 oxigénio (LD) é uma tecnologia u imente © 
icalm 

Sapa de refing do ago. 9 Processo consiste em Soprar vertica 
OXigénio Puro (+ de 

‘ de ‘ Alico através 
%) sobre 4 SUPerficie do banho metalico a 

uma lanea Tesfriada a 
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idabilidade. Além isténcia ao envelhecimento ¢ pen so see ee 

—. Senn nnnies vetade 2 custo operacional de eS ee sso pouco mais que a metade do te scene torn ¢ conversio a meee © processo Siemens Martin. wiévevenenta 

Tee ee de uma aciaria com converse . ene a cone 

oe to de uma Siemens-Martin. i" sadn to ninsoe) 

cerca a me’ ° ne jariedade dos vazamentos (a _—e 

coe wn nn Temes eats ude nas aciarias uo wae lingotes encontram-se subme 
reaquecimento e 

Vv 
{25} 9 horas)**’. 

Martin ¢ azamentos a cada 0: 
Siemens- 

  
  

    

    

  

Outros LD Elétrico 
“ 

Anos 
= 

240 56,3 97 1976 040 83 n 

1977 044 a ‘ 

a. 24,7 63.4 , 
1979 59 30 : 

1980 oe as : 

1981 es to : 

8 25,9 69,7 ‘4 1983 359 3 ‘ 

1984 es ns 

1985 049 ma : 

eer 25,4 198 

* estimativa MIC/Consider es 

Fonte: IBS
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so 
. as -se um vigoro 

Producdo segundo o Processo de refino utilizado. Observa-se 

~ agineni te 
ns ‘ 

x sxieénio. No 

aumento na participacio relativa do processo de conversao a 0 g que o Brasil situa “S¢ numa posi¢do de competitividade frente aos pr me paises desenvolvidos - yer quadro (11). Vale ressaltar que a ee das aciarias elétricas ¢ importante, na medida em que elas utilizam com matéria-prima a Sucata, ao invés do 

Quadro ({ 1): Elétrico + LD-em& 

URSS 44,68 
EUA 92.7% 
Japao 100 % 
CEE 100% 

Fonte: 155 

~ Lingotamento Continuo 

ignificativo 
0 lingotamento continuo representa um signi aVaN¢o sobre 6 4) 

. encional 
ngotamento Sonvencional. No lingotamento conv 

° ago fi 
fentigrados ¢ Solidifica 

A 

raus 

ou descontinuo, Wido € despejado em um molde a 1550 8 
< de 20 

“S¢ a 1450 Braus, formando um lingote 

a0 passa, Posterior mente, por lingotamenty continuo 
laminadores desbastadores. Ja © 

Processa-se através do vazamento do ago para uma calha de distribuicdo que, através de um conjunto de tampao e valvula, controla a alimentack, 
‘ : te a 

© dos moldes que passam pela lingoteira. Duran 

39 

; ho é guilhotinado no taman tal pela lingoteira, onde o ago € guil slic badahact 7 ‘ nucleo war ige ifica-se uma crosta periférica enquanto o nuc ue) devel A 
; 0, solidifica- 

isl . ixar a lingoteira a > 

desejad levado a solidificacdo depois de deixa santa do liquido, sen 
i tarugo. 

      

  
  

  

  

  

  

13): Lingotamento 
See Gane aaron Continuo - em % Quadro (12): wine heater bit R 

iminas-87 82,3 ional Continuo eae “i 
Anos Convencl 2 cs 3 4 

ae or 17,5 Cosipa-8 82, , | 

1978 ve 7 Fonte: MIC/Consider 72,3 i 

sm 538 3 ingotamento . dro (14): Lingo 
1982 8 : a ue Continuo - em % 
1982 ’ 

55,7 

1984 ae 137 URSS 13,3 
1905 "2 ne JA 44,4 ny i; 46,1 EL . a8 

a Média Mundial 50,0 

%estimativa MIC/Consider Fonte: IBS Fonte: IBS; 

  

O lingotamento continuo apresenta melhor annem ue o lingotamento convencional, além a iia a a 5 eficiéncia do q funcSo de realizar uma solidificagdo mais rap melhor qualidade “m RT . Gy. LORRI laninadores lingotamento oe es no lingotamento convencional. Em consequéncia, desbastadores n
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; . 
convenciona 

Substancialmente inferiores aos obtidos por lingotamneto vel 20 : £ tnai ada 

Vale ainda ressaltar que o lingotamento continuo é facilmente P 
lacao 

: 7 do em re 

processo LD anteriormente descrito, o mesmo nao acontecen 
40 Processo Siemens-Martin. 

0 quadro (12) mostra o SapiscsiyO uN! Participacio do lingotamento continuo 2 i Nn S 

is incipais usinas estatai 
Itimos 10 anos. 9 qadro (13) mostra que as principais us Possuem indices de lingotamento continy Posi¢do brasileira €M relacdo aos 

NO quadro (14) 

gy : al. A 

© bem acima da média nacion 

i bs T 

- Controles de Processos 

Ho siderurgico, 
AS caracteristicas do processo de producéo $ 

m ~ oS esta jugados a através de Multiplos es Bios sucessivos, conjug 
ampliagao da e 

‘ natural a 
Scala minima das Plantas, torna-o candidato Utilizaco ga informatj 

Opera e pr odu ao dos 
| ¢ 7 tr m de da 
| Nais que ¢ , © OS de trata ento 

Jue i : ‘ I S FOeS OU q i misturas 
| ‘ a i ualidades das 

irdo 
ills coins 

i inte. £ dificil 
4 continuacto do Processo no estagio seguinte. 

m 

sia 2 
istemas te 

Portancia que a preciso fornecida por esses siste : Sire es 

ivo. 

para a Tactonalizacko © reducdo de custo durante o Processo produtl 

o, em 
a taxas Significativas desde o comeco dos anos 7 
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termos ab olutos, esses n umeros ainda sao relati ¥ amente iC enos uando 

$s - 

f . 

  
  

a a ores de Processo n olucdo da Instalagao de Computad 

ca Sen Brasileira 
  

  

  

45 09 se 01 1979 v , 
1972 01 ae i086 36 

oe os 03 1981 a “i 

+a . 09 1982 i mn 

ar . _ on 26 294 C 19 

5 395 197 _ - 1985* 101 
05 1978 

*estimativa 
= 

i i rur ia 

Al m 1 ’ 

i as s. A CSN 6 responsavel por quase metade 7 a 

oat hich Usiminas por aproximadamente 282%, enq am 

can do pelas demais usinas, com certo iain . 

a eee (15) mostra a evolugao da implantacao para a Cosipa. 

4 7 (26) 

ta i i leira‘*”’. derurgia brasi dores na Si compu : 

ra da Produsdo Produtividade, "Eficiéncia”, Custos e Estrutu (4.2) Pr 

amp e iderurgico A liagdo e modernizagao do parque sid g 

o lv odutividade da e i efeitos muito claros sobre a produtivid ilei tiveram brasileir 

o-de setor. 5o-d i e produgao do s ficiéncia no uso de insumos, e custos de prod - -obra, efic ma
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O quadro (16) mostra que a produtividade da 
40-de- (2? ‘ , mao-de-obra'2?) qo grupo Siderbras (em tonelada/homem/ano) quase 

duplicou entre 1976 e 1985, 0 mesmo ocorrendo com a produtividade do 
Selor siderirgico como um todo entre 1977 ¢ 198628) 

  Quadro (16): Produtividade da Mao-de-Obra no Setor Siderirgico Brasileiro 
em toneladas/homem /ano 

    Anos Si ‘ 1076 Ter Teel 

1977 116 65,5 
1978 142 72,5 

1979 140 82,1 
1980 149 88.6 
1981 123 80,3 
1982 124 77,6 
1983 159 900 
1984 163 113.8 
1985 180 126 | 
1986 : 128.8 

  Fonte: Relatérios Siderbras e Consider 

E interessante observar, entretanto, que a recessdo teve 
um forte impacto negativo sobre a Produtividade da mao-de-obra no 
Periodo 1961 e 1962, quando a taxa de crescimento da produc3o de aco foi 
negativa. Em 1983, quando inicia-se a recuperacdo da produc%o do setor siderirgi ivi a 

"rgico, a produtividade da m&o-de-obra ja ultrapassa os niveis alcancados em 1980. 

oe A evoluc&o da eficiéncia do processo produtivo no setor 
Siderirgico pod e , ; Ser avaliada pelos indices de produto acabado ¢ 
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semi-acabado por tonelada de ago bruto, ¢ pelo consumo especifico de dleo 

combustivel para fins térmicos apresentados no quadro (17). Verifica-se 

um substancial progresso na eficiéncia da transformacao de ago bruto em 

acabados e semi-acabados e uma extraordinaria reducdo no consumo de 

éleo combustivel por unidade de ago bruto produzido. 

  

  

Quadro (17): Indice de Aproveitamento do Ago Bruto e Consumo Especifico 

de Oleo Combustivel 
  

Anos produtos acabados Kg de dleo/ 

e semi-acabados/ t. ago bruto 

aco bruto-em % 

1977 78,5 5 

ieee 83,6 79,5 

1979 83,9 64,7 

1980 84,4 53,6 

1981 83,3 47,9 

1982 86,2 47,1 

1983 64,4 38,2 
1984 89,2 32,2 

1985 89,6 255 
1986 94,7 23,0* 
  

* média do 12 semestre. 

Fonte: Consider 

A eficiéncia das instalagdes e equipamentos do parque 

siderirgico brasileiro em. comparagdo a de outros paises produtores tem 

sido demonstrada pelos indices de rendimento integrado, que mede a 

quantidade de refugos e rejeitos sidertirgicos, e pela quantidade de coque 

por tonelada de gusa produzida - “coke-rate”. O indice de rendimento 

integrado tem sido de 84% no Brasil em comparagao com 79% nos EUA, 78%
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na Europa ¢ 92% no Japaot29 » eee 
. Jao = “ we 

pais Ja 0 “coke-rate” dos Principais alto-fornos do 
tem sido dos mais bai Mais baixos do mundo. De fato, o recorde mUAaIAl Tei 

batido em sete tbr SY ae © de 1986 pelo alto-forno de Tubarao que registrou 
77 88. de coque por tonelada de gusa’30) 

  

Custo total 

2800 

2600 consolidado 

2400 ‘e e 

Custos em Cr¢ de 2200 PS ie 

1985/ton — 

2000 | cee SS eae 
XY Plano comurr 

1800 . 

"a 
1600 “i 1 ge 

    

Ndo-plano cormurr      
   

1400 

1977 197g 

      

   
1979 1980 “o 

1981 19g 
Ano 1983 1984 1985 * 

valoreg detlacionads a 
Fonte: Consider pelo IPA-Industriat-gg 

—
 

cus 

custo é ainda maio 

que os custos de produgao elevaram-se no 

do devido ao aumento dos custos na produgao de agos planos 
1983, sobretu 

comuns. 
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to total reduziu-se em 35% nesse periodo de oito anos. A redusao de 

Grafico (4): Custos Diretos de Producdo de Ago* 

Custos em Cr$ 
de 1985/ton 

Custo dos Produtos Vendidos 

  

   

  

  

2000 oO consolidado : agos planos ,ndo- 

1900 a vA planos e especiais 

1800 agos planos comuns 

1700 S 

1600 a 
_— 

15008" Bs 
1400 

1300 7 © 
1200 agos ndo-planos comuns ae 

1100 
f° 

1000 ++ + + + + 4 : 4 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Ano 

* yelores deflacionados pelo IPA-Industrial-0G 

Fonte: Consider 

mao-de-obra © outros insumos usados na produgado (custos des produtos 

yendidos), que te 

e eficiéncia do processo produtivo mais diretamente, 
mao-de-obra 

verificaremos qu 

1977 e 1984, com uma pequena elevacdo em 1985 na producao de acos 

Note que se considerarmos apenas 0S custos diretos de 

r no caso dos agos planos comuns. Observe, entretanto, 

periodo recessivo entre 1981 ¢ 

ndem a refletir os ganhos de produtividade da 

e estes, de fato, foram reduzidos continuamente entre
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planos comuns!) - yer grafico (4). Observe que os custos diretos de 
producdo de agos planos comuns em 1984 representaram pouco mais da 

metade dos mesmos custos em 1977 - uma redugdo sem divida 

impressionante. 

Grafico (5): Despesas Operacionais N&o Financeiras* 

Despesas Operacionais ndo financeiras 

  
  

600 x 
a 

500 nao-planos comuns 

| consolidado 
400 planos cornuns - 

Custos em Cr$ de 

1985/ton \ ere 
300 <a aes" 

100 + 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Ano 

* valores deflacionsdos pelo IPA-Induatrial-0G 

Fonte: Congider 

Os custos referentes as despesas operacionais nao 
linanceiras (despesas administrativas e outros custos Indiretos), ainda que 
fenham se mantido ao longo do periodo 1978/85 num patamar 

significativamente menor do que o valor de 1977, conforme pode ser visto 
No grafico (5), tém mostrado-se instaveis, sem indicar nenhuma tendéncia 

a
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definitiva. 

Grafico (6): Despesas Financeiras* 

Despesas Financeiras 

600 7 

ok 

900 

400 consolidado 

Custos em Cr$ de z00 | ah —t planos comuns 

1985/ton o 2 . 

, a a 2 ens 200 a “f 

a 

en ndo-planos comuns   
0 | + + + + + + 4 

1977. 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Ano 

  

* valores deflacionados pelo IPA-Industrial-OG 

Fonte: Consider 

Ja os custos financeiros tém uma evolucdo bastante 

definida - ver grafico (6). Observe que, em fungdo do endividamento 

externo da siderurgia nacional, a elevagdo das taxas de juros internacionais 

a partir de 1979 tiveram um fortissimo impacto sobre os custos financeiros 

do setor, e muito especialmente, sobre os custos do setor de acos planos 

comuns. Note que s&o os custos financeiros os responsaveis pela elevacao 

dos custos totais do setor em 1961 e 1982 - ver grafico (7). Esses custos, 

que representavam 8,5% dos custos totais em 1977, chegaram a atingir 24%
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em 1983. No caso dos acos especiais, esses custos chegaram a representar 

302% dos custos totais em 1983032). 

Grafico (7): 

Custos Agos Planos Cormuns 

  

    
            

  

3000 

2500 

2000 WH Custos Financeiros 

Custos (mil 1500 El Custos Oper ao. Nao 
Cr$ de 1985) Financ. 

Custos dos Produtos 
‘eet Yendidos       

  

77 78 79 80 81 82 83 64 85 
Ano 

Fonte: Consider 

E importante enfatizar que os custos de producio de ago 
refletem nao somente variagdes da produtividade da mao-de-obra, mas 
também variacdes nos presos dos insumos e modificagdes na estrutura da 
Producao. De fato, os custos de produtos semi-acabados s%o geralmente 
inferiores aos custos dos Produtos acabados, assim como os custos dos 
laminados comuns sio, via de regra, inferiores aos custos dos laminados 
especiais. Em outras palavras, quanto mais nobre ou sofisticada é a 
estrutura da produg&o, maiores tendem a ser os Custos médios. 

© quadro (18) mostra como tem evoluido a estrutura de 
Produgdo de aco no Brasil, Verifica-se que a entrada em operag%o da 
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Companhia Siderirgica de Tubarao ¢ a Asominas levou a uma violenta 

queda no indice de producgdo de laminados por semi-acabados. Segundo 

esse indice, portanto, houve um “desenobrecimento” da oferta de ago. 

Contudo, entre os produtos acabados, a relacdo entre o total da produgao de 

laminados comuns e laminados especiais mostra um nitido enobrecimento 

da estrutura da oferta, particularmente entre os laminados planos. 

  

Quadro (18): Estrutura da Produgdo de Ago no Brasil - em % 

  

1976 1978 1980 1982 1983 1984 1985 1986 

laminados/semi- 

-acabados p/venda 18,6 17,7 22,7 32,2 182 5,0 3,9 3,5 
laminados planos 
comuns/especiais 67,4 56,6 489 238 24,4 22,7 22,8 24,0 

laminados nao-planos 
comuns/especiais 56 52 54°70 57%) 646 49 58 

  

Fonte: Anuario Estatistico, Consider. 

Portanto, a queda dos custos de produsdo do aso em 

1984, em parte, refletiu o vertiginoso crescimento da producsdo de 

semi-acabados para a venda no total da produgdo de aco. O enobrecimento 

da producdo de laminados foi relativamente bem mais modesto, sobretudo 

nos anos mais recentes. 

(4.3) Substituicdo de Importagdes e Promocao das Exportacdes 

A ampliagdo da capacidade de producao e modernizacao 

do parque siderirgico nacional levou a um rapido processo de substituicao
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de importagdes e promog&o de exportagdes no setor siderirgico, e em 

setores consumidores de aco no Brasil. O quadro (19) mostra que, apds 

1974, os coeficlentes de importagdo de agos planos e nao-planos sofreram 

uma drastica reducdo e, j4 no inicio dos anos 80, o Brasil tornou-se 

praticamente auto-suficiente em aco. Quanto as exportacdes, verifica-se que 

a partir de 1978 sua participasio no total da produc%o cresceu 
vigorosamente, atingindo um maximo entre 1983 e 1984. Note que apesar 
do extraordinario crescimento do mercado interno em 1986, 0 coeficiente 
de exportacdo de aco ainda manteve-se acima de 20% neste ano. 

  

Quadro (19): Coeficientes de Importacao ¢ Exportagio de Aco (em 8) 
  Ano coeficiente de importacao Coeficiente de exportacao 

ago plano a¢o n&o-plano total a¢o plano a¢o nao-plano total 

1973 30.6 13.6 22.3 4.3 3.4 3.9 1974 53.5 20.6 39.1 1.2 3.0 2.2 1975 33.9 13.8 24.2 1.4 1.3 1.3 1976 17.7 8.0 12.7 11 26 1.9 1977) 11.9 4.8 8.7 0.3 5.1 2.6 1978 6.7 45 5.7 2.9 8.1 5.4 1979 4.4 2.2 3.4 7.0 8.9 78 1980 44 3.0 3.8 105 4.9 8.0 1981 7.6 3.4 6.0 13.2 15.2 13.8 1982 3.0 1.6 2.4 22.9 14.9 18.8 1983 0.9 1.2 1.0 415 325 37.6 1984 06 1.6 1.0 32.3 34.3 32.9 1985 10 08 09 27.3 33.1 29.6 1986 0.8 05 0.7 23.2 19.1 21.2 
  Fonte: Anudrio estatistico do IBGE e Consider.     
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Este rapido processo de substituic¢do de importagdes e 

promosdo das exportagdes tevou a que a balanca comercial do setor 

passasse de um deficit de US$272,8 milhdes em 1977, para um superavit 

médio de US$1,5 a US$2 bilhdes entre 1983 € 1986 - equivalente a cerca de 

232 do saldo comercial brasileiro em 1983, 16% em 1984 e 1985, ¢ 19% em 

1986. As exportagées indiretas de ago também foram significativas nos 

anos recentes. Avalia-se que de um total de US$3,5 bilhdes exportados em 

1984 pelos mais importantes setores consumidores de ago, cerca de meio 

bilndo de dolares corresponderam as vendas de laminados efetuadas pelo 

setor siderirgico a estes setores‘39), 

Um indicador ainda mais importante da competitividade 

internacional da produgdo siderargica brasileira 6 a participag3o das 

exportagdes de aco do Brasil no total das exportagdes mundiais, no total das 

exportagées dos paises em desenvolvimento, no total das exportagdes dos 

paises latino-americanos, e em comparacao as exportacdes dos paises do sul 

e sudeste asiatico. Verifica-se, no quadro (20), que a Participagdo das 

exportagdes brasileiras de ferro e aco no mercado mundial passaram de 

menos de 0,4 porcento, em meados dos anos 70, para 2,7 porcento das 

exportagdes mundiais em 1983. As exportacdes brasileiras também tiveram 

um desempenho favoravel frente as exportagdes dos paises em 

desenvolvimento ou do grupo da Aladi, e mesmo em relacdo as dinamicas 

economias do sul e sudeste asiatico. 

Note que, apesar da participagdo dos paises em 
desenvolvimento - e do Brasil em particular - no comércio total das 
exportagoes ainda ser bastante pequena se comparada a dos paises 
desenvolvidos, as exportagdes de ferro (exclusive o minério) e aco dos
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do que 40 porcento entre 1983 e 1980, enquanto as exportacées mundiais 

contraiam-se em cerca de 20 porcento no mesmo periodo. 

Entretanto, além de pequena, a participacdo dos paises 

em desenvolvimento no comércio exterior tende a concentrar-se nos 

Produtos menos nobres, ou de menor vaior agregado. 0 Brasil, em especial, 

caracteriza-se, antes de mais nada, como grande exportador de minério de 

ferro, matéria-prima basica da siderurgia - ver quadro (21). Verifica-se 

inclusive uma participacdo crescente do Brasil neste mercado. No mesmo 
quadro, observa-se uma participacio significativa do Brasil no mercado de 
ferro-gusa e nos mercados de chapas e perfilados. A participasdo do Brasil 

tende a ser menor nos mercados de produtos mais sofisticados. 

  
Quadro (20): Exportagées Brasileiras de Ferro e Ago como Porcentagem 

das ExportacSes Mundiais e de Grupos de Paises - (em %) 
  
Ano Mundo Paises em Aladi Sul e Sudeste 

Desenvolvimento Asiatico 
1973 0.39 11.47 42.36 25.19 
1974 0.33 9.68 41.32 18.91 
1975 0.38 13.62 61.74 29.59 
1976 051 12.54 53.85 23.20 
1977 0.56 13.91 55.97 25.66 1978 0.79 17.91 55.32 33.43 1979 1.08 16.71 66.09 36.18 1980 1.16 20.26 71.79 33.14 
1981 1.38 19.01 66.33 33.35 1982 1.43 18.14 64.55 32.13 
1983 2.68 26.44 74.09 - 

  
Note: Ag percentagens acime forem calouledag com bese noo velores de ex Si portecdo em US$ FOB. Fonte: Handbook of International Trade & Development Statistics e 

Yearbook of International Trade Statistics. 
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Quadro (21): Participag&o das Exportagdes Brasileiras nas Exportacdes 

Mundiais por Tipo de Produto - em % 
  

1979 1980 1981 1982 1983 

minério de ferro 21,50 23,80 25,20 2680 27,00 
ferro gusa 7,00 7,30 8,30 9,00 12,70 

ferro/aco-formas primarias 1,16 086 0,45 0,86 1,36 
perfilados 0,95 0,69 1,62 1,59 3,03 

chapas 0,73 1,16 1,30 2,11 4,06 
tiras 0,12 0,42 0,18 0,32 0,46 

trithos 0,22 059 1,65 047 0,07 
trefilados 059 050 0,74 075 1,06 
tubos oo 067 0,97 1,04 068 0,84 
fundidos 0,18 0,19 0,25 0,26 052 

  

Fonte: Yearbook of International Trade Statistics 

Esta caracteristica é reforgada pelo fato de que nao se 

constata nenhuma tendéncia definida de enobrecimento da estrutura das 

exportagdes brasilelras de aco. A relacdo entre as exportagdes de 

semi-acabados ¢ de laminados aumentou nos Ultimos anos com a entrada 

da CST, retornando-se aos niveis registrados em meados dos anos 70. Entre 

as exportacdes de laminados planos, ha um pequeno acréscimo na 

participac&o dos acos especiais. Entretanto, os acos nao revestidos 

aumentaram sua participagado em relacao aos acos revestidos (mais nobres). 

Entres as exportagdes de laminados nado planos nao se observa nenhuma 

alteracdo significativa.
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Quadro (22): Estrutura das Exportagdes Brasileiras _ em % 
  

Anos semi-scebedos/ leminados plenos feminedos néo-plenoe 
lendnsdos comum néo-revestido reveatido especial comum especial 

1974 55.6 100,0 76,2 23.8 0.0 197562 100,0 964 36 0.0 me oe 1976) 50,4 99.9 87.2 12,7 0.1 96,3 3.2 ne 28.6 99,8 79,5 20,3 0.2 98.3 1,7 98 38, 99.9 99.3 06 0,1 95,2 4,8 79 4.0 98,2 94,0 41 18 90.4 9.6 tee ne 98,2 92,3 5,9 1.8 87.5 12,5 ee ? 98,1 95.0 3A 19 92.9 74 
1983 2 Hi se i ie 953 ao 

: , , 8 iA 95.3 4,? 1984 28,9 98,5 95.2 2 1985 54.3 98.8 92.2 ee 12 ot 13 
    
Fonte: Consider 

  

(4.4) Vantagens Comparativas 

  

Uma anialise mais completa da competitividade 
internacional do setor Sidertirgico brasileiro deveria talvez buscar uma 
estimativa dos precos-sombra (shadow price”) dos diferentes tipos de aco 

-los com os precos internacionais. Embora uma analise 
do ti - © tipo custo-beneficio esteja de qualquer forma além dos limites deste 
trabatho, é interessante chamar a atencdo para o fato de que é 
extremamente dificit apticar esta metodologia em um pais que esteja 

no Brasil e compara 

mu j 
. dando rapidamente sua estrutura industrial, através de um grande nime j i i ‘a To de projetos de investimento (como foi 0 caso do Brasil nos anos 70), ‘4 st: . Ja que a andlise custo-beneficio hormalmente assume uma dada estrutura de retagdes intersetoriaist 34) 

Sendo assim, nos timitaremos a uma andlise comparativa   
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dos diversos componentes dos custos reais de producio de aso no Brasil 

com os mesmos custos em outres paises. Desde ja, entretanto, chamamos a 

ateng&o do leitor para as dificuldades existentes neste tipo de cotejamento. 

Em primeiro lugar, os métodos de apuragao dos custos nos 

diversos paises nado sdo conhecidos. Portanto, é possivel que diferencas 

entre os métodos de apuracdo sejam parcialmente responsaveis pelas 

eventuais diferengas nos custoes. 

Em segundo lugar, tendo em vista que o aco é na 

realidade uma_classificagdo que engloba diversos produtos com praus de 

enobrecimento diferentes, a andlise dos custos médios de_producdo de aco 

  

  

valor agregado) representem uma parcela maior da producdo de aco de um 
  

pais, € natural que os custos médios sejam mais elevados, sem que isto 

demonstre qualquer desvantagem comparativa. 
  

Por fim, devemos ressaltar que o cotejamento entre os 

custos de producdo de aco de diversos paises sao fortemente influenciados 

pelas variacdes das taxas de cambio. Portanto, a comparagao entre os custos 

em um ano especifico pode estar distorcida por uma taxa de cambio 

excepcionaimente valorizada ou desvalorizada. 

Feitas essas ressalvas, consideramos os valores de custos 

abaixo detalhados apenas como mais um dos indicadores da 

competitividade da siderurgia dos diversos paises. Acreditamos, entretanto, 

que a analise a seguir demonstra a utilidade desses indicadores. 

Os principais itens de custo a serem analisados serio: 

custo da mao-de-obra, custo dos materiais, custos de capital, e custos de
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transporte. 

- Mao-de-Obra: vimos na secSo (4.2) - quadro (16) - que a 
produtividade da mio-de-obra, tanto nas empresas do Sistema Siderbras 

quanto para o conjunto do setor sideriirgico brasileiro, aumentou 

substancialmente nos tiltimos dez anos. Contudo, verifica-se no quadro (23), 

que a média nacional ainda esta bastante abaixo da média dos principais 
paises produtores. Observe, entretanto, que a produtividade em toneladas 

de ago por homem-ano do Sistema Siderbras ja esté préxima da média dos 
paises do mercado comum europeu ¢ no mesmo nivel da produtividade 

média da Espanha. 

A situagdo € relativamente pior quando medimos a 
Produtividade pelo nimero de homens-hora por tonelada produzida, ja que 
© numero de horas de trabalho por ano é sensivelmente menor nos paises 
mais avancados, Entretanto, quando comparamos a produtividade na 
Producdo de laminados 4 quente, a posicao do Brasil ¢ relativamente menos 
desfavoravel. Note que os dados revelam que a alta produtividade da 
mao-de-obra na Coréia do Sul €, em grande medida, devido ao niamero de 

horas de trabalho por ano relativamente muito maior neste pais em 
Comparacgo aos demais paises, e em particular, em relag&o aos paises 
avancados. 

E importante frisar, contudo, que as comparacdes 
internacionais sobre a Produtividade da mao-de-obra para um 
determinado setor industrial é dificultada por diferencsas estruturais entre 

°8 paises. Em especial, boa Parte da mio-de-obra que atua no setor 
i 
Adustrial dos paises desenvolvides, na realidade, pertence ao setor de 
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servigos e¢, portanto, nao ¢€ computada para efeito de calculo da 

produtividade da mao-de-obra industrial. Desta forma, os valores de 

produtividade estariam superestimado nas economias avancadas. 

  

Quadro (23): Produtividade da Mao-de Obra - comparacdes internacionais 

  

Paises/Unidade ton./homem-ano homem-hora/ton. 

(1) (2) (3) 
Formosa 695,0 - - 
Coréia do Sul 587,7 - 6,0 
Japao 422,3 64 3,7 
Franca 299,2 100 5,4 
Canada 256,6 - 3,8 
EUA 245,1 5,7 3-5 
Italia 238,4 - - 
CEE 213,68 - - 
Reino Unido 195,7 - D1 
Alemanha Oc. 180,! - 4,7 
Siderbras 180,0 12,2 - 
Espanha 178,9 - . 
Brasil 126,1 18,3 = 65 
Argentina 119,2 - - 
México 71,1 - - 
* epense na producto de leminedos quentes; * intervelo entre oo pedrées médios des empresas 
tnais produtivas e menoe produtivas 

  

  
Fontes: (1) Consider, Relatério Siderbras, World Steel Dynamics (junho/85); 
(2) Gazeta Mercantil (11/11/86); (3) World Steel Dynamics (set./1985). 

Se por um lado a produtividade da m&o-de-obra no Brasil 

é ainda relativamente inferior 4 dos principais paises produtores de aco, 

por outro, o custo da mao-de-obra é substanciaimente menor no Brasil em 

comparagao com os paises desenvolvidos. 0 quadro (24) revela ainda que 
esse custo tendeu a reduzir-se nos iitimos anos em relacSo ao periodo 
1977/82. A elevacdo do salario médio em 1981 e 1982, também observada
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em outros setores, parece estar associada ao desemprego 

Proporcionalmente maior entre os trabalhadores de menor salario@? e a 

apreciacdo da taxa de cambio real no perfodo. 

  

Quadro (24): Custo da M3o-de Obra do Setor Siderargico no Brasil 
  

Anos US$/trab.-ano US$/ton. 
1977 4601,8 70,3 
1978 5387,0 74,3 
1979 6137,3 74,8 
1980 61510 69,4 
1961 7619.0 94,9 
1982 7945,6 102,4 
1983 5300,0 56,9 
1984 4439,2 39,0 
1985 4768,8 37,8 
1986 5744,6 446 

  
Note: considerou-se o mimero de emp 
es taxes cémbio médias antois. 
Fonte: Consider 

Tegedos no ultimo més do ono, a folhe de pagamento do eno, ¢ 

O quadro (25) mostra que em 1983 a miao-de-obra 
representou uma vantagem comparativa do Brasil em relacHo aos BUA, & 
europa € outros paises em desenvolvimento, com excecHo da Coréia do Sul 
e Formosa. O Japao, entretanto, mostrou-se surpreendentemente 
competitivo com o Brasil neste item de custo. 

Os dados de custo da miao-de-obra na produgao de 
laminados 4 quente em 1985 revelam um quadro diferente. A tiltima 
coluna do quadro (25) mostra que o custo no Japao foi préximo da média 
dos principais paises europeus, basicamente em funsio da desvalorizasao   
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da taxa de cambio das moedas européias em relag&o ao Yen japonés. 0 custo 

no Brasil foi altamente competitivo, sé perdendo para a Coréia do Sul. 

  

Quadro (25): Comparagdes Internacionais de Custos da Mao-de-Obra 
  

  

US$/ton. aco em geral laminados 4 quente 
periodo 1983 mar./mai. 85 

Coréia do Sul 12,9 18 
Formosa 13,3 - 
Brasil - 58,9 29 
Japao 59,0 41 
México” 61,0 - 
Franca 75,5 54 
Espanha 75,8 - 
Argentina 82,4 - 
Reino Unido 88,5 34 
EEC 91,6 - 
India 93,3 - 
Alemanha {09,6 50 
Canada 112,2 63 
EVA 1588 entre 69e 115 
  

Fonte: World Steel Dynamics (06/1985 e 09/1985) 

- Matérias-primas e Insumos Basicos: as principais matérias-primas 

utilizadas na producdo de aco so o minério de ferro e 0 carvao (mineral e 
vegetal), enquanto o principal insumo basico é a energia elétrica. Com 
relacdéo ao minério de ferro, o Brasil disp6e de enormes reservas desse 
minério, grande parte das quais apresenta excelente qualidade (alto teor de 
ferro no minério). Esta matéria-prima constitui-se, portanto, em uma 
grande vantagem comparativa do Brasil para a producdo de aco.
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Em contraste com a disponibilidade e qualidade do 

minério de ferro brasileiro, as reservas de carvao mineral no Brasil sao 

relativamente pequenas e de qualidade bastante inferior A do carv30 

produzido em outros paises. Dessa forma, o Brasil é altamente dependente 

de importagées de carvdo mineral para a producao do coque ¢ 
posteriormente do gusa. Esta dependéncia representa uma importante 

. desvantagem comparativa em funcdo do alto peso do carvao mineral no 
custo operacional do gusa (cerca de 40%), e devido ao fato de que o coque é 
utilizado em todos os altos-fornos das grandes usinas siderdrgicas 
brasileiras. Como forma de minimizar esta desvantagem, o Brasil tem 
buscado centralizar suas compras de carvao no exterior através da 
Siderbras, visando obter precos minimos, e reduzir os custos de transporte 
através da utilizag%o de navios de grande capacidade, utilizacdo esta que 
tem sido viabilizada pelos investimentos em portos no Brasil. 

As matas nativas e as dreas para reflorestamento dariam, 
em principio, uma vantagem comparativa ao Brasil na producao de carvao 
vegetal. Entretanto, o forte componente sazonal da oferta de carvio vegetal, 
em funcao de sua sensibilidade a ModificagSes climaticas, e 0 esgotamento 
das reservas nativas mais proximas das usinas, contribuem para 4 

instabilidade © elevaco do preco do carvao vegetal no Brasil. 0 plantio 
tende a ser, no médio e longo prazo, o caminho natural para manter a 
competitividade das usinas sidertrgicas a carvio vegetal no Brasil. 

O grande potencial hidroelétrico brasileiro e os baixos 
Custos de geracdo desta energia no Brasil constituem-se em mais uma 
vantagem comparativa do Brasil para a producdo de ago. 

O quadro (26) resume as vantagens ¢ desvantagens   
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comparativas do Brasil através do cotejamento dos custes das 

matérias-prima e insumos basicos por tonelada de aco produzido em 

diferentes paises. 

  

Quadro (26): Comparagdes Internacionais de Custos dos Materiais 
  

  

US$/ton. aco em geral laminados 4 quente 
periodo 1983 mar./mai. 85 

México 129,6 - 
Brasil 159,8 160 
Formosa - 172,9 . 
Coréia do Sul 1745 131 
Espanha 187,7 - 
Canada 205,8 162 
India 223,5 ; 
Reino Unido 237,6 160 
BEC 264,9 - 
Alemanha 275,6 142 
EVA 283,8 entre 199¢ 217 
Japao 294,6 148 
Italia 296,2 - 
Argentina 307,4 - 
Franga 328,9 137 

  

Fonte: World Steel Dynamics (06/1985 e 09/1985) 

Como pode-se verificar no quadro acima, o custo dos 

materiais e insumos para a produgdo de aco no Brasil foram 

significativamente inferiores aos dos principais paises produtores em 1983, 
Contudo, os dados de custo para a produc&o de laminados 4 quente entre 
mar¢o e maio de 1985 revelam que o Brasil registrou custos superiores ao
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‘la maioria dos paises produtores, com excess#o dos EUA e Canada 
Novamente é dificil avaliar as razdes desta discrepancia entre os dados do 
quadro 26. Entretanto, sabemos que o prego internacional em US$ das 
matérias primas (minério de ferro e carve) caiu significativamente entre 
1983 2 19858 A forte valorizacko do délar americano neste periodo pode 
explicar parte da reduc&o nos custos nos paises europeus e no Japao. Ja o 
custo no Brasil deve estar fortemente influenciado pela estrutura da 
Producao jA que o dado de custo em 1983 é uma média geral, enquanto que 
para 1985, trata-se do custe de laminados quentes. 

~ Custo de Capital: este é sem duvida o item de custo mais favoravel ao Brasil. Ainda que os recentes investimentos realizados em siderurgia no Brasil tenham 

Produtividade da mio-de 

des 

resultado em  enormes ganhes de 
~obra, modernizacdo ¢ eficiéncia do processo Produtivo, os custes desses investimentos tém sido mui to elevados em comp aracao com os mesmos custos €m outros paises. Em outras palavras, a "produtividade do capital” no Brasi! parece ser sj Snificativamente inferior a de outros paises. 

Conforme apresentado na seciio (3.3.3) deste trabalho, os Custos dos investimentos referentes ao estagio II] das Principais usinas Sidertirgicas do Pais e A implantac&o das novas usinas (Asominas e CST) ficaram em média acima do planejado, em { uncao Principalmente do atraso em relagdo aos cronogramas e do aumento dos custos financeiros. 0 custo médio de investimento do Estagio III ja era Superior a US$1600 por tonelada de ‘apacidade instalada em 1985. 0 custo de Tubarao alcansou mil dolares por tonelada Snquanto que o da Acominas chegou a US$2700 por   
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tonelada em fins de 1965. Na média, essa duas usinas custaram mais do 

que US$1600 por tonelada. 0 custo de investimento em siderurgia na Coréia 

do Sul, por exemplo, é de cerca de US$750 por tonelada de capacidade 

instalada. 

O quadro (27) compara a retaco patriménio das 

empresas siderlrgicas por tonelada de ago produzido para diversos paises. 

Verifica-se que de fato esta relacdo é extremamente elevada no Brasil, 

México e Argentina - cerca de quatro a cinco vezes superior A dos 

Principais paises produtores‘3?). 

  

Quadro (27): Patriménio das Empresas Siderirgicas por ton. Produzida 

  

Ano:1983 

Paises US$/t. Paises US$/t. 
Reino Unido 363,5 Franca 526,9 
EVA 4035 Itlia 565,6 
Alemanha Oc. 403,8 Japao 690,8 
CEE 435,0 Formosa 843,9 
Coréia do Sui 447,7 México 1577,0 
India 505,4 Brasil 1955.5 
Espanha 5 16,8 Argentina 1975,9 
  

Fonte: World Stee! Dynamics (Junho de 1985). 

O quadro (28) resume os custos efetivos de capital em 

diversos paises e grupos de paises para a produgdo de aco, em geral, em 
1963, € para laminados a quente, em 1985. Constata-se que o custe de 

capital no Brasil e no México foi de cerca do dobro da média internacional, e 
que isto, deveu-se fundamentalmente ao elevados custos financeiros. De 
fato, esses elevados custos financeiros so consequéncia n&o $6 dos altos
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custos dos investimentos no Brasil, mas sobretudo, devido ao fato de que 

esses investimentos foram financiados por capital de terceiros 
(especialmente por capital externo) a uma. taxa de juros que foi 
drasticamente aumentada no final dos anos 70 ¢ inicio dos anos 80. Note 

que os custos de capital tenderam a ser mais baixos nos EUA e Europa em 

relagao aos mesmos custos nos paises asidticos, tanto em 1983 quanto em 
1985. 

    

Quadro (28): Comparacdes Internacionais dos Custos de Capital: 
  

    

US$/ton, aco em geral laminados a quente periodo 1983 mar./mai. 85 depreciacdo juros total deprecimp. juros total 
Reino Unido 91 73 164 13. 17-30 sae 18,1 12,8 309 27 14 4] oe 20,4 143 347 22 14 36 oe 26,1 13,2 393 25 13,38 o 21,9 206 425 - 7 a ie 15,3 295 448 20 26 46 
Coréia q copes aba : 2 | 

0 Sul 45,6 163 619 63 13-76 Espanha 181 438 619 - - - Argentina 584 5,0 63.4 - - - ae 34,7 340 687 37 2865 ae 41,4 35.2 766 - ” 

on 34,4 73,0 1068 28 80 106 
25,0 102,3 127,3 - = - 
  Fonte: World Steel Dynamics (06/1985 e 09/1985) 
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Quadro (29): Comparagées Internacionais do Custo de Producao de Aco: 

  

  

US$/ton. aco em geral laminados 4 quente 
periodo 1983 mar./mai. 85 

total sem juros total sem juros 

Coréia do Sul 249,2 232,9 225 212 
Formosa 262,8 227,6 - - 
México 317,8 2155 - - 
Espanha 325,4 281,6 - : 
Brasil 326,0 253,0 297 217 
Reino Unido 3425  — 335,2 224 207 
Canada 348,9 — 336,1 271 257 
India : 368,0 341,8 S ; 
CEE 399,0 3784 - - 
Japao 422,3 388,3 254 226 
Alemanha 424,6  411,4 230 217 

Italia 442,7 —-387,2 - - 
Franca 4490 4195 237 211 
Argentina 453.2 4462 = > 
EVA 477,3 463,0 318 304 
  

Fonte: World Steel Dynamics (06/1985 e 09/1985) 

Podemos agora comparar os custos totais de produsdo de 

ago nos diversos paises. Note que, segundo o quadro (29), o custo de 

produce no Brasil em 1983 era significativamente menor que os mesmos 

custos no mercado comum europeu, Japao e Estados Unidos. Os custos de 

produgao na Coréia do Sul e Formosa, por outro lado, eram bem inferiores 

ao custo no Brasil. Em 1985, 0 custo de produsao de laminados A quente no 

Brasil foi significativamente superior ao dos Principais produtores, com 
excessdo dos Estados Unidos. Note que as maiores Tedugdes de custo 
ocorrem nos paises europeus, que tiveram suas moedas drasticamente
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depreciadas em relacdo ao délar americano‘3®. Excluindo-se as despesas 

com juros, o custo no Brasil seria um pouco inferior ao do Jap%o e um pouco 

acima do custo médio dos principais produtores da Europa e Coréia do Sul. 

Entretanto, é preciso enfatizar novamente as diferencas das estruturas de 

producdo desses paises. O custo no Brasil tende a ser mais baixo em fungao 

da grande participagdo de semi-acabados no total da producao. 

~ Custo de Transporte: este é outro item que pesa desfavoravelmente para 
© Brasil. Os custos de frete siio elevados para os principais mercados de 
exportacdo do Brasil em funcio das distancias e do fluxo de comércio. Além 

_ isto, os custos portudrios no Brasil sao extremamente elevados em 
comparagao com outros paises. No Brasil o custo médio de embarque de 
Produtos sideriirgicos é de cerca de US$14 a US$16 por tonelada, enquanto 
que a média do Japao, Cordia e Holanda é de cerca de US$5 por tonelada. No 
terminal de Praia Mole da CST em Vitoria o custo é de US$1 1/ton (39), 

(4.5) Retacio Custo-Preco 

Esta seco tem como objetivo analisar a rentabilidade das 
empresas do setor siderirgico e, especialmente, as possibilidades de 
retorno dos investimentos realizados, sobretudo pelo setor siderirgico 
estatal. A discuss%o sobre a evolucdo dos custos de producHo de aco no 
Brasil foi tratada ha sec%o (4.2). Cabe aqui comparar a evoluc3o dos custos 
com os Precos praticados, tanto no mercado internacional quanto no 
Mercado interno de ago.   
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Conforme analisado na segao (4.3), o mercado externo de 

aco constituiu-se, nos titimos seis anos, em importante fonte de demanda 

para a producao sidertrgica brasileira, e¢ relevante fonte de divisas para o 

pais. No entanto, como veremos a seguir, as receitas advindas da exportacao 

brasileira de ago foram seriamente prejudicadas pelo comportamento do 

preso médio destas exportacées . 

© quadro (30) compara as médias dos pregos de 

exportaco das principais categorias de produtos sidertirgicos nos trés anos 

de 1974 a 1976, com as médias desses mesmos precos nos iltimos trés 

anos, de 1984 a 1986. Verifica-se uma acentuada ¢ generalisada queda 

desses pregos. Neste mesmo periodo, a média dos pregos das exportagées 

brasileiras de minério de ferro elevou-se em 29,8%. 0 indice de prego das 

exportacdes brasileiras da indistria da transformagao subiu 33,92, 

enquanto o indice de prego por atacado nos EUA aumentou cerca de 77,08. 

  

Quadro (30): Médias dos Pregos de Exportacado de Aco do Brasil 

  

US$/t.(FOB) 

1974/76 1984/86 Variacgao 
Semi-acabados de 

ago comum 218 171 -21,6% 
Laminados pianos 

de ago comum 310 259 -16,5% 
Laminados nio- 

-planos 304 260 -14,5% 
Média Geral Bil 245 -21,2% 

  

Fonte: Consider. 

A principal razdo para os baixos precos do ago no
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mercado internacional tem sido o excesso de oferta. Entre 1974 e 1985, 0 
consumo aparente de aco no mundo ocidental calu 9%, enquanto a 
capacidade de produsSo cresceu D4. Na realidade, a capacidade de produgaéo 
ampliou-se, exclusivamente, devido aos investimentos sidertirgicos nos 
paises em desenvolvimento, onde a capacidade de producdo de aco cresceu 
143% no periodo. A capacidade de producio dos paises industrializados, por 
outro lado, contraiu-se em 2%. Em relac&o ao ano de maior capacidade de 
Producao a queda é ainda maior. De 1980 a 1985, a capacidade de producao 
do mercado comum europeu reduziu-se em 16%. Também foi de 16% a 
queda que verificou-se nos Estados Unidos entre 1977 e 1985, enquanto que no Japao, a contrago foi de 99440) 

Além disto, os baixos Precos do aco brasileiro no mercado 
externo devem-se, em 8rande medida, ao fato das exportagdes brasileiras 
estarem co ) ncentradas em agos de menor valor agregado, como 0s Semi-acabados de ago comum ‘ laminados planos de aco comum 
nao- ) revestidos, vergalhdes e fio-maquina de ago comum, cujos mercados 

aes sao altamente competitivos, em funk da crescente 
died dos paises em desenvolvimento €, sobretudo, dos NIC’s. Por 

im, ° poled dos paises europeus e, especialmente, dos EUA, com Trespeito 4 Penetragao do aco brasileiro em seus mercados domésticos”, tem forgado as exportagSes brasileiras a conquistar mercados mais distante é i 
: S, através de precos (FOB) inferiores, como os mercados da China Japao, Turquia e Coréia do Sul42) 

a 

Ja as importacdes brasileiras de ago nos iiltimos anos, embora em volume bastante reduzido, concentram-se em produtos de Maior valor g re Bregado. Em 1986, 0 Preco médio das importacdes brasileiras 
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de ago foi de USS397 (FOB). 0 prego médio dos laminados planos atingiu 

US$$11/tonelada, enquanto que os nao-planos custaram em média 

US$2252/tonelada. O prego médio das importasdes de tubos sem costura de 

ago inoxidavel alcangou US$727 3/tonelada. 

Embora o custo médio direto de produgao de aco no Brasil 

e o custo médio total tenham sofrido substanciais redusdes nos iltimos 

anos, verifica-se através do grafico (8), que o prego médio de exportacdo de 

ago esteve sempre significativamente abaixo do custo médio total. Isto nao 

significa dizer que as exportacdes de aco em geral sao realizadas 

necessariamente com prejuizo. Na medida em que a estrutura de 

exportagdes de ago do Brasil tem uma participasao maior de acos menos 

nobres do que a estrutura de produsao, o custo médio do ago preduzido no 

Brasil pode ser significativamente maior que o custo de produgao do aco 

brasileiro exportado. 

Grafico (8): 

Prego de Exportagdo e Custos de 

Producdo de Ago 

  4 
400 +> ‘O- Preco de Exportagdo 

“®@- Custo Total 

*- Custo Direto de 
Producdo 

US$/ton. 300% 

¢ 

  

    
  

  0 

  

77 78 79 BO 81 82 83 84 85 

Anos 

Fonte: Consider
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Ainda que nao se disponha de informacdes completas 
sobre custos por tipo de aco no Brasil, tudo indica que, mesmo sem 

considerar o valor econémico das divisas no Brasil, o prego das exportagdes 
de aco no Brasil nao so em geral gravosos. 

    Quadro (31): Custos e Pregos Médios das Principais Usinas Estatais- 1985 
    

    

  

US$/ton, CSN Usimi i minas Cosipa CST custo direto 242 161 233 110 desp. c/ vendas 15 4 9 desp. adm. e outras 28 14 24 12 custo operacional 286 181 261 depreciacao 32 34 10 0 desp. finance. 83 27 36 5 custo total 401 242 307 298 
Prego médio export. ng al ; d. 2 Prego médio liquido 3.47 2 ; a8 197 
custo/preco export, nd a. 0,84 custo/pre¢o liquide 1,16 0,75 ie 14 
  Fonte: Relatérios das Empresas. 

— O quadro (31) revela os Pregos médios de exportagao das Principais empresas estatais e seus res ; pectivos custos de produgdo em 
1985. Obserya | “S€ que 0 preco médio das exportacdes de aco da Usiminas foi 
iad 40 seu custo médio total. 0 prego das exportacdes da CST foi 

Suficiente para cobrir o custo Operacional, mais o custo de depreciacao, ¢ Parte das despesas financeiras. Nao fosse, portanto, pela extraordinaria 
elevacdo da s ; . despesas financeiras Provocada pelas altas taxas de juros, 
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mesmo as exportacgdes de semi-acabados da Usina de Tubarao teriam sido 

rentaveis 4 taxa de cambio de mercado de 1985. A Cosipa é a tunica 

empresa dentre a que dispomos de dados que teve seu custo operacional 

médio acima do prego médio de exportacado. O baixo prego de suas 

exportagdes sugere uma grande concentragao de produtos de baixo valor 

agregado, enquanto o relativamente elevado prego médio indica que os 

produtes mais nobres sdo em sua maioria vendidos no mercado interno. 

Portanto, é possivel que o custo dos produtos exportados seja inferior ao 

prego médio de exportacao. 

Grafico (4): 

IPA de ferro,ago e derivados sobre o 

IPA industrial 0.6. 

ionn (1977=100.0) 
7. 

Indice de prego 
real de ferro, 

ago e derivados 
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Fonte: Conjuntura Econémica 

O prego médio do aco no mercado interno brasileiro ainda 

que bem superior ao prego médio do mercado externo, tem sofrido ao longo
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des anos severo controle governamental. De fato, o preco do ago tem sido 
utilizado como instrumento da politica anti-inflacionaria e da politica de 
estimulo as exportagdes de aco e de Produtos intensivos em ago, como os 
materiais de transporte e bens de capital. O indice de prego por atacado 

(IPA) de ferro e aco e derivados, deflacionado pelo indice de prego por 
atacado da indistria (0G), reduziu-se em quase 60% entre 1977 ¢ 1986, 
conforme pode ser observado no grafico (9). 

© baixo nivel dos precos dos produtos sidertrgicos no 
mercado doméstico brasileiro pode ser constatado através da comparagao 
Com 0s precos vigentes nos mercados domésticos de outros paises. 0 quadro 
(32) compara alguns desses precos. 

  ae (32): Pregos de Produtos Sideriurgicos no Mercado Interno Periodo entre fev 83 ¢ mai.a4 (em US$/t.) Se a 

EUA Japdo Inglaterra Brasil chapas grossas 600 
Das Bi 400 280 ee a quente 510 460 in . 220 binas a frio 600 410 400 270 chapas zincadas 700 520 520 400 

F : - onte: IBS - XIV Congresso Brasileiro de Siderurgia, 1984. 

Os pregos de bobinas 4 quente no Brasil em abril de 1966 
fa de US$207 por tonelada. O mesmo produto no mercado american? 

atingia US$457/t,, no mercado japonés chegava a US$496/t., enquanto q¥° na Inglaterra esse Preco era de US$377/t.43). preso de placas no Brasil 
erad r © US$230/t,, *nquanto que na Inglaterra era de US$330 e no Japae i 
de US$380(44) 
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A relagao custo/prego\4 das empresas brasileiras 

produtoras dos diferentes tipos de ago pode ser vista no quadro (33). 

Verifica-se uma forte deterioracaéo da rentabilidade das empresas em geral 

(consolidado) no periodo entre 1979 e 1982. Isto deveu-se basicamente a 

elevacdo dos custos observada neste periodo e, em especial, 4 elevacdo das 

despesas financeiras. A queda no preco médio liquido que se observa entre 

1977 e 1980 contribuiu para essa deterioracdo - ver grafico (10). Em 1981 

e 1982, verifica-se uma recuperacéo do preco médio liquido, em parte, 

Grafico (10): 

Prego Médio Liquido de Ago das 
Empresas Siderdrgicas Consolidadas 
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Fonte: Consider 

devido @ elevagdo do preco médio de exportacdo que atingiu seu pico no 

periodo em 1980/81, e, em parte, devido 4 apreciacdo da taxa de cambio 
real em 1981/82- ver grafico (8). A maturac3o dos investimentos 

realizados e o vigoroso aumento da producao de ago em 1984 produziu uma
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i 5 ao. 
drastica redus&o em todos os itens que compdem os custos de produg¢ 

  

  

Quadro (33): Relagao Custo/Preco (em %) 

Anos 1977 1978 1979 1960 1981 1982 1983 1984 1985 Empresas Consolidadas 
ae arab 66,1 72,2 73,0 76,8 75,3 74,9 69,5 606 oe desp.op.nfofinanc. 197 106 12,3, 94 12,3 13,6 14,2 10,7 ee desp. financ. 8,0 8,0 10.4 124 181 25,2 26717,7 s custo total 93,8 90,8 95,7 98,6 105,7 113.7 110,4 89,19 . lucro liquido* 31 3,8 -5,7 1,2 -5,7-20,0 -14,6 -1,5-33, Empresas de Planos Comuns 

65,6 custo direto 67,0 74,9 77,2 81,0 75,9 76,9 68,8 63,6 65, ; desp.op.ndofinane, 17,0 99 87 60 74 96 106 9,6 2 desp. financ. 97 61 60 103 17,2 265 28221! 1 custo total 93,7 90,0 93,9 97,2 1006 113,0 107,6 94,3 99, lucro liquido* 09 26-105 04 -13 -218-21,1 -5,0-563 Empresas de Nao-Planos Comuns 
69,5 

ase LOMUNS 

- 

custo direto 67,5 70,8 67,7 73,7 772 72,1 69,9648 BSP. oP. no finan. 258 145 162 95 146 13,9 11,4 9,0 6,6 desp. financ. 25 63 61 5,6 80 109 127 86 Po custo total 92:8 93,6 90,0 86,8 998 96,9 94,1 62,4 ar lucro liquido* 22 61 26 38 -5,1 -09 08 7,8 1 Empresas de Acos Especiais 
custo direto 67.5 70,6 67,7 73,7 77,2 72,1 69,9648 98 
desp. op. n&o financ. 1,710.6 123 94 123 136 14,2 10,7 a 
desp. financ. 8,0 60 10,4 124 18,1 25,2 26,7 17,7 a 
custo total 91,9 95,4 107,4 1135 124,5 138,7 141,4 66,1 1,7 
lucro liquido* 61°42 -55 -2,8 -16,6 -42,1 -18,1 -5,0-11, 
“luoro liquido como Porcentagem do receita liquide Fonte: Consider 

= 

ting co UM 
Nao obstante a queda no preco médio liquido naquele ano, verifica-se ; 

cial 
lucro operacional equivalente a 10,9% da receita liquida e, uma substan 

reducao do prejuizo liquide (apds considerar os efeitos Se a 

1985, os custos mantiveram-se praticarnente constantes, Stans o i ae 

médio liquide sofreu nova reducdo, especialmente durante a ra eqiie 

do ministro Francisco Dornelles no Ministério da Fazenda no aera 

semestre do ano. Em consequéncia, observa-se uma drastica fit ook 

prejuizo liquido naquele ano que chega a mais de um terco da nies 

liquida. Para as empresas produtoras de ago planos comuns, o prejuize 

alcancou 56,3% da receita liquida. ; ac 

Para as empresas produteras de agos nae-plano cormum, 

embora as redugdes de custo tenham sido Sth Mn a menos 

impressionante, a diminuicao do prego médio liquide a ea a 

severa Consequentemente, verifica-se uma recuperagao va j Au 

rapida das margens de lucro. Note que essas empresas, 5 ae 

empresas estatais, nao foram forcadas a urn sleet ‘ee ~_ : 
Assitn, a participagao das despesas financeiras na receita 2 igi 

atingiu os elevados percentuais que se observa nas empresas estatais 

produtoras de acos plane comum e especials pli 

Entre as empresas estatais produtoras de ages planos 

comum tambem verifica-se um desempenho diferenciado em 1965 4 CSN 

¢ a CST, devido a elevadas despesas financeiras, registraram custos totais 

superiores aos precos médios liquides, enquanto que a oe s cL. 

a Usiminas, registrararm custos totais inferiores aos precos medios liquide: 

ver quadra (41) | 

Vale ressaltar, entretauto, que a relagao custo/preye Hie 

s¢ verifica etn outros paises - quadro (34) - demonstra Neo ge oe 

ate 

observa no Brasil, longe de ser uma excecdo, parece ser uma Tegra qu
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que generalizada 

Quadro (34): Relacdo Custo/Preco por Paises Ano: 1983 

Pais CEE EVA Japa Si pao Espanha México Coréia Formosa Custo/Preco 118 114 104 1,28 1,17 0,94 0,99 
  Fonte: World Steel Dynamics (06/85). 

A diferenca essencial é que no caso brasileiro o consumo 
doméstico conti » 

Continua crescendo a taxas elevadas, o que nos obriga a investir 
para a amplia j ae Pilar a capacidade de Producao de aco do pais. Sendo assim, uma 
ve2 que a utilizaci q lizacao de recursos externos esteja esgotada, é necessdrio gerar recursos in : ternamente de forma a financiar esta ampliagao de capacidade. 

7? 

(5) Conclusdes, Perspectivas e Sugestées de Politica para o Setor 

Com base na analise feita nas secdes anteriores, esta secdo 

objetiva apresentar: (i) uma avaliacgéo do grande esforso de investimento 

realizado pelo setor sidertrgico brasileiro - sobretudo pelas empresas 

estatais do setor - durante toda a segunda metade dos anos 70 e inicio dos 

anos 80; (ii) discutir perspectivas e; (iii) apresentar sugestdes de politica 

para o setor. 

Essa avaliagaéo do esforgo de investimento, entretanto, 

consiste simplesmente em apontar os possiveis efeitos positivos e negativos 

do programa realizado, sem fazer um balanco quantitativo desses efeitos. 

Consideramos que qualquer tentativa de quantificar esses efeitos através 

da aplicaco de uma andlise do tipo custo-beneficio, seria extremamente 

dificil, com base nas informacdes disponiveis. Ademais, o programa de 

investimentos em discuss&o ainda esta completando-se, e sua vida itil 

deve se estender por pelo menos mais duas décadas. Portanto, essa 

avaliacao n&o tem como objetivo condenar ou absolver o programa 

siderlrgico, mas buscar licdes para o futuro, através da identificac&io de 

seus principais erros e acertos. 

Uma primeira questao refere-se ao  otimismo 

Supostamente exagerado das projecdes de mercado, e consequente 

superdimensionamento da capacidade produtiva do setor. Sem sormbra de 

divida, o programa siderirgico implementado na segunda metade dos anos 

70, como dé uma maneira geral o programa de investimentos concehido 

pelo I] PND, impés metas ambiciosas. O contexto internacional da segunda 

metade dos anos 70, caracterizado pela instabilidade dos Precgos relativos
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(incluindo- i iai 
lndo-se as paridades cambiais entre as moedas fortes), e¢ incertezas relaci éenci aconadas com as tendéncias de longo prazo (destacando-se aqui o prego dos beng 

{ 
exportados pelos paises em desenvolvimento e as taxas de juros no mercado i i m 

internacional), Tequeria um programa de investimento mais flexivel 
i 

, Menos comprometido com uma expectativa otimista com relagdo a demanda doméstj stica por aco. Um Programa mais flexivel preocupar-se-ia Menos com o ay a toneladas 
Mento da producdo em toneladas para atender o mercado interno e eley ici 

ee ar 0 Coeficiente de exportacao, e mais, com o enobrecimento e verticalizacio da estrutura de 
d Producao. Desta forma, um aumento da emanda, além isd das previsSes, poderia ser atendido por importagoes financiadas pe} pelo aumento da receita de exportagdes, advindas de produtos de maior valor agregado. 0 prese 

re a cUperacdo econdmica, 
U 

va: 

i 

™ segundo aspecto critico levantado nessa pesquisa fol 0 
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alto custo dos investimmentos em siderurgia realizados no Brasil nos anos 70 

e 50. Antes de mais nada é preciso reconhecer que o programa sidertirgico, 

bem como o programa de investimentos iniciade em 1974 com o II PND, 

nao seria possivel sem uma substancial contribuicdo de poupanga 

external’) a estratégia de ajustamento adotada no Brasil, que teve como 

base dar prosseguimento ao processo de industrializagdo através do 

endividamento externo, foi severamente prejudicada pela deterioracao da 

economia internacional apdés o segundo choque do petrdleo - e subsequente 

elevacdo das taxas de juros, queda dos pregos dos produtos primarios, ¢ 

recessao nas economias avangadas. 

O setor siderirgico brasileiro, e em especial o setor 

siderurgico estatal, precisou recorrer crescentemente aos empréstimos 

externos de forma a financiar seu programa de investirentos, apesar de 

ter gerado significativa poupanga interna em meados dos anos 70, er 

fungado do grande volume de recursos necessarios a estes investimentos 

Seria possivel argumentar-se que o alto valor dos investimentos foram, ern 

parte, devido a importagdo forgada e sobrevalorizada de bens de capital 

associada aos financiamentos externos. Nao parece haver, entretanto, 

nenhuma evidéncia de que isto tenha ocorrido de forma significativa no 

setor sidertrgico, exceto no caso da Acominas. 

Entretanto, a extraordinaria elevagdo das taxas de juros 

internacionais no fin dos anos 70 e inicio dos anos 60, bem como a 

dramatica deterioracao feral das condicées econdmicas internacionais no 

periodo, reduziram violentamentamente a transferéncia de recursos reas 

do exterior. O forcado processo de ajustamento externo do Brasil no inter 

dos anos 80 levou a um atraso no cronograma das obras de expansae e
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implantasio das usinas sidertirgicas e exacerbou os efeitos negatives da 

extraordinaria elevagdo das taxas de juros sobre os custos dos 
investimentos, Ademais, a extrema necessidade de poupar divisas através 
da substituicao de importages levou a um aumento substancial do indice 
de nacionalizacio dos equipamentos utilizados nas usinas. Esta substituigao 
de bens de capital no inicio dos anos 80 parece estar associada a uma 

lortissima elevacdo dos precos domésticos de maquinas e equipamentos no 
Brasil‘4?) 

Desta forma, apesar de que os investimentos realizados 

Produziram importante modernizacéo do parque siderirgico nacional, 
acarretando uma dramatica reducao dos custos diretos de produgao - 
reflexo de ; € um aumento substancial dos indices de produtividade da 
ca ® “eficiéncia” no uso dos insumos - a “produtividade do fator 
capital ab ‘ido baixa. Na realidade, a produtividade do fator trabalho n° 
fan iCerurgice brasileiro, apesar do enorme avango, permanece em 
ae “eniticativamente inferiores aos dos principais paises competidores. 
ssa principal vantagem comparativa ainda reside, sobretudo, no custo 4° 

trabalhador ilej : brasileiro e na disponibilidade e custos do minério de ferfo & 
energia elétri 61a eletrica. Os custos de transporte continuam também a atuar 4° 
fo i Tma a reduzir nossas vantagens comparativas 

Note que a comparago dos custos médios de producdo d¢ 
ago do Brasj asil com os de outros paises tende a superestimar @ 
competitiy; 2 Petitividade do aco brasileiro pelo fato de que os agos de menor valor 
agregado «. j Bregado como og Semi-acabados - e portanto naturalmente de menor custo 
- respond 

Pondem por uma parcela substancial da producdo brasileira de 29° A 
Participacd ilei Pa¢ao brasileira no mercado internacional por diferentes tipos de a%° 
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indica que, no momento, a competitividade brasileira diminui com o grau 

de enobrecimento do ago produzido. 

Por outro lado, convém enfatizar que o custo econdmico 

(ou preco sombra) em ddlares das maquinas e equipamentos produzidos no 

Brasil deve ser substancialmente inferior aos pregos praticados a taxa de 

cambio de mercado. Esta diferenca entre o custo econémico e o preco de 

mercado é tanto maior quanto maior for a escassez de divisas no pais. 

Vale ressaltar, também, que a forte desvalorizagao do 

délar americano frente as moedas japonesa e européias a partir de meados 

de 1985, deve ter aumentado significativamente a competitividade do ago 

brasileiro, pelo menos enquanto se manteve a paridade do poder de 

compra da moeda nacional em relacdo ao ddlar americano. 

Uma terceira questéo relevante ¢ a baixissima (e 

freqiientemente negativa) rentabilidade das empresas siderurgicas 

brasileiras, e em especial das estatais, e a consequente incapacidade dessas 

empresas de gerar os recursos necessarios aos investimentos essenciais a 

continuidade de processo de modernizagaéo e aumento da competitividade 

internacional do setor. Novamente, este € um problema de ordem 

macroeconémica no Brasil, nao estando restrito de forma alguma ao setor 

siderurgico brasileiro. Sua solugdo, da mesma forma, nao esta 

necessariamente na aplicagao de politicas microecondmicas - ie, politicas 

setoriais. 

A baixa rentabilidade das empresa siderurgicas tem sido 

causada pela combinacdo de elevados custos financeiros com precos reais 

declinantes nos mercados interno e externo. A elevagdo dos custos 

financeiros e queda dos precos externos s&o —consequéncia



2 

fundame 
5 

amentalmente, de fatores exOgenos, enquanto que a queda real dos 
Presos internos tem sido funcdio de uma politica geral e deliberada de 
reduca ecucao real dos precos dos Produtos e servigos do setor publica ® 

| Esta politica de reducSo real dos Pregos dos produtos e VIGos do setor publico tem Sido motiy 
Politica de controle 

ser 
ada, em parte, pelos objetivos da 

: inflaciondrio, Entretanto, ainda que raramente Tae ee a politica de reducdo real dos precos dos produtos e servigos ce esta diretamente associada 4 politica de ajustamento externo. Na 

=rehanige eee °S Produtos e servicos pilblicos so bens clasificados mo bens nijo internacionais (non-tradeables’), A redugao real de seus Precos estimula sey consumo domés 
RY 

tico em substituicdio ao consume doméstico de bens aveis. Ai i 
ieee *xportaveis. Ainda mais importante no caso brasileif®, * medida em que esses bens so 
3 

insumos n fio de bens intern 

"yempett 

acionais, a reg 
sl , (ueda real de seus precos aurmenta a competitividade de s¢lor internacional (‘tradeable sector’ 

7 
). Assim - meet estimula » Promove-se as exporta¢ “S@ a substituicio de j ~ Sttui¢éo de importasdes. E desta forma que a politica dé Pregos pibli ibui PUPLCos tem contribuido Para a obtencado dos enormes saldes comerciais Tegistrados no balango de 

este também um dos fatores importan 
Com OS deficits do setor PUblico, e co 
recuperacdo qa taxa de investime 
ntegral dog Juros da dividg externa. 

tes que relaciona os saldos comercials 

™m a dificuldade de se compatibilizar a 

nto da economia com o pagamento 

estes sejam ae mepesilice dos produtos siderirgicos, ainda qué 

Na produc&o industyj Tactonais, sua utilizaéo generalizada como insume 
ee Ustrial de bens internacionais tem motivado a politica dé 

@€ SeUS Precos domésticos como forma de contribuir para ° 
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“ajustamento” externo. Entretanto, em consequéncia desse "ajustamento” 

externo, o setor siderirgico, as empresas estatais, ¢ a economia brasileira 

como um todo tém sido incapazes de gerar os recursos necessdrios para a 

recuperacao da taxa de investimento a niveis sernelhantes aos dos anos 70 

Vale ainda ressaltar que os baixos pregos externos dos 

produtos siderurgicos brasileiros, ainda que fundamentalmente causados 

pela deteriorac&o das condigdes econdmicas internacionais, sio em parte 

consequéncia da concentragéo das exportagdes brasileiras de ago nos 

produtos de menor valor agregado (e menor sofisticagao tecnoldgica), cujos 

mercados mundiais tém se comportado de forma idéntica aos competitivos 

mercados de ‘commodities’ - ie, diante da enorme expansao da oferta de 

agos de menor valor agregado pelos paises em desenvolvimento, seus 

precos relatives tenderam a cair vertiginosamente. A “commoditizagao” dos 

manufaturados de exportagdo do Brasil e outros paises em 

desenvolvimento nos anos 80 nao esta restrita apenas ao setor sidertirgico, 

mas refere-se 4 um fendmeno muito mais geral, que parece refletir um 

Processo ciclico de choques tecnoldgicos externos a que estado sujeitos os 

paises em desenvolvimento em funsio da falta de autonomia desses paises 

No que se relaciona ao progresso técnico. 

De fato, verifica-se que o prego médio de exportagao de 

ago do Brasil tem sido inclusive inferior ao custo médio de producado 

Contudo, é preciso enfatizar que isto nao significa necessariamente que as 

exportagoes brasileiras de ago, em geral, sao feitas a precos gravosos Esta 

diferenga entre o prego médio e o custo médio de produgao de ago no Brasil 

reflete, em grande medida, o fato de que a estrutura de exportacdo esta 

mais concentrada em agos de menor valor agregado do que a estrutura de
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producao, 

Que ligdes podem ser retiradas dessa experiéncia 

brasileira recente e quais as perspectivas para o setor até o final do século? 

Segundo informagdes__ preliminares divulgadas pela 

mprensa, 6 Brasil pretende realizar um novo ciclo de grandes 
investimentos no setor siderlrgico. Estima-se um crescimento da demanda 

interna e externa que justificaria a duplicacdo da capacidade instalada do 

Setor no Brasil até o ano 2000. Investimentos no valor de US$22,5 bilhdes 
seriam necessdrios para cumprir esta meta de ampliagdo. Essa projecao 4a 
demanda tern como base um crescimento esperado do produto da ordem ae 
78 ao ano até o final do século, 0 fato de que o consumo por habitante n° 
Brasil € hoje ainda inferior a 100 Kg por ano, enquanto que no Japao os 
atinge 620 Kg, 480 Kg nos EVA, 280 Kg na Franga, e 260 Kg na Inglaterra. 
Pret - ai ingi 

ende-se mais uma vez atingir a auto-suficiéncia em aco e exporiar cerca de 208 da producdo. 

  ua : ~ ; Quadro (35): Represso entre © consumo interno de aco e o PIB per capita 
  varia 

é 
a avel dependente: consumo doméstico efetivo de laminados (Y) lavel independente: PIB per capita (x) equacdo: log (Y) = a4 b log (X) 
constante: a=-2 810 
elasticidade: p= 1,61 
F-Ratio= 18 1,405 
coeficiente de determinacdo=0.924 Coeficiente de correlacSo=0.96 | 
estimativa do erro padrao=0,085 estatistica de Durbin-Watson= 1,671 
_—— 

, estimativa do erro padrao=0,601; estatistica iON 
5, estimativa do erro padrao=0, 120; estatistica t= 13,4 
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De fate, exercicios economeétricos demonstram uma forte 

correlaco entre o consumo efetivo de laminados de ago e o PIB per capita 

(Produto Interno Bruto por habitante) no periodo entre 1970 e 1986, 

conforme verifica-se no quadro (35). 

Supondo trés hipéteses para o crescimento do PIB per 

capita até o ano 2000, estimamos as respectivas taxas de crescimento anual 

do consumo doméstico de laminados e seu valor no ano 2000, supondo, de 

forma otimista (4 que a elasticidade média observada desde 1970 (1,615) 

  

manter-se-4 até o ano 2000 . 

  

Quadro (36): Estimativa da Demanda por Laminados de Ago no ano 2000 
  

taxas de crescimento 

PIB per capita consumo de laminados 

hipotese conservadora: 15% aa. 2,42% aa. 

hipotese média: 2,5% aa. 4,04% aa. 

hipstese otimista: 4,08 aa. 6.46% aa 
consumo atual: 12,6 milhdes de ton. 
consumo ano 2000: mercado interno mercado externo total 

hipotese conservadora: 18 6 24 

hipstese média: 22 8 30 

hipstese otimista: 30 10 40 
  

Admitindo-se o enobrecimento da estrutura de 

exportacao de aco do Brasil, maior rentabilidade das exportagdes, e maior 

competitividade internacional, estimou-se uma participagao de 25 porcento 

das exportagdes (em toneladas) no consumo total. A capacidade nominal em 

aco liquido para atender (com uma certa reserva) a essas estimativas da



86 

deme i 
6 

5 

anda seria de 30, 36, e 50 mithOes de toneladas nas hipdteses 
cons di imi ervadora, média, e otimista, respectivamente. A capacidade atual é de 
aproxi a ihe Proximadamente 25 milhioes de toneladas de aso liquide, Portanto, a 

re doe: 
. 

. Previsdo de duplicar a capacidade de producdo do parque sidertrgico 
naci : ia 3 actonal corresponderia A nossa hipotese otimista. 

Tendo em vista a atual escassez de recursos para 
investimen i to € as incertezas que cercam a conjuntura internacional, parece 
Mais pruder 

ips P. ite que se adote a hipotese média de projecdo do consumo, para 
eleito de ¢é calculo da capacidade de Producdo dos projetos a serem iniciados NO curto-pra irnplicari Prazo. Isto implicaria em ter como meta para o ano 2000 uma capacidade a 

| de Produg&o de aco liquido da ordem de 36 milhdes de oneladas de aco liquido. Teriam 
Capacidade das 

Prioridade neste caso as ampliagdes dé 
usi i io j i 

inas existentes, cujo investimento por tonelada instalada € bem mais aj 

i 
alx0 do que em novas usinas. A Acominas e a Companhia Sidertirgica q A i e x ; 

j 

g Tubarao sio candidatas naturais para essa ampliagao, ja qU° Seus Projetos oripinaic i Mginais ja previam a infraestrutura necessaria 4 ¢5546 ampliagées. £ : re j Preciso ainda equacionar os problemas de transporte qu° €58aS ampliacd Pliagdes Provavelmente Provocarao, 
E ja mais | 

| 
Mbora seja mais Prudente projetar uma capacidade 7 Produsdo poy imi 

égi 
Pouco otimista, parece nhecessaria a adoc3o de uma estrategi@ Mais audacio Sa, NO que se refere ao enobrecimento da estrutura 4° 

Produsdo e q 4 pauta de expor tagoes, e, aos investimentos em pesquisa ° desenvolyim to 
ta 

e a a nto para a producko de agos especiais como as chapas de al resisténcia 4 A ~ tens&o, corros%o e vibragdo. O uso intensive da informaticd tambér 4 mM sera ¢ *ssencial para a qualidade dos produtos, dentro desta nove estraté la é e er 
~ 

0. tage 

8? 

siderurgicas. 

Com relagaéo ao financiamento desse novo programa de 

investimentos, é importante ressaltar as limitagSes macroecondmicas de 

uma politica de elevacdo agressiva dos pregos domésticos de aco no Brasil. 

Isto se deve nao sé aos efeitos inflacionarios de tal politica, mas sobretudo, 

aos seus efeitos deletérios sobre a competitividade internacional da 

produsgado brasileira de bens finais intensivos em ago, tais como os bens de 

capital e bens de consumo duraveis (especialmente os autoveiculos) A 

competitividade internacional desses produtos ¢ essencial para a 

manutengao de expressivos superavits no balango comercial brasileiro, por 

sua vez, pré-requisito para o equilibrio externo da economia no futuro 

previsivel. 

Portanto, uma vez que o processo de endividamento 

externo parece ter atingido seu limite maximo, sera necessario obter 

recursos através do tesouro. Uma das possibilidades seria elevar os 

impostos sobre a venda no mercado doméstico de bens de consumo final 

que se utilizam de ago e alocar esses recursos para o programa de 

investimento do setor siderurgico. Note que, se por um lado os bens de 

consumo final recebem uma carga tributaria maior, por outro, e mais ou 

menos na mesma proporsao, o prego do insumo ago pode ser mantido em 

condigoes de dar maior competitividade internacional aos bens finais A 

vantagem desta alternativa sobre a alternativa de uma forte elevacao do 

Prego do ago no mercado doméstico é o seu estimulo as exportacdes @ A 

Substituicao de importagdes de produtos de maior valor agregada ff 

possivel inclusive imaginar a introducao gradual de um imposto sobre as 

exportagdes de semi-acabados de ago de forma a incentivar 0



88 

enobrecimento da producaio de ago ¢ exportagdes de ago e bens finais. 

Observe que, considerando-se um custo de investimento 

de US$1200 por tonelada de capacidade instalada, uma vida itil, do 

investimento de 25 anos, supondo-se plena utilizagao da capacidade, @ wma 

taxa de retorno de 108, 0 custo de oportunidade do capital seria de V s$132 

por tonelada de aco produzido. Considerando um custo operacional medi 

de produgao de ago plano de US$200 por tonelada, concluiremos qué ¢ 

Sj si m 
preco médio desses agos necessdrio para sustentar a taxa de retorno ¢ 

10% seria de US$332 por tonelada>. 0 prego médio nos Wtimoes trés anes 
a, 

(1984-86) tem ficado significativamente abaixo dos US$300 por tonelad 
ol 

enquanto que o preco médio de exportagao de laminados planos comuns ! 

nto supoe um 
de US$270/ton. em 1986. Entretanto, esse investime 

no Brasil, 

enobrecimento das estruturas de produgao e exportacao de age 

ginda qué 
que elevaria naturalmente o prego médio de venda. Dessa forma, 

ade dé 
grosseiro, 0 exercicio sugere ser possivel dar uma rentabilid 

. em 4 
aproximadamente 10% ao setor siderlrgico de agos pianos, 3 

necessidade de uma substancial elevacdo dos pregos domésticos. 
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NOTAS: 

(1) Ver Conjuntura Econémica, outubro de 1977; 

(2) Ver, por exemplo, Malan, P. (1981) para uma analise da 

excepcionalidade do periodo 1967/73 a luz do desenvolvimento da 

economia mundial desde o pos-guerra; 

(3) Ver Batista, J. C. (1986) para uma andlise do objetivos € realizagdes do 

IIPND; 

(4) 0 MBA-3 projetava a taxa de crescimento do produto em 10% aa, em 

consonancia com o II PND. 0 RAM II projetava um crescimento de 6,72 

aa. entre 1974 e 1981 e de 10% aa, entre 1981 e 1985. A hipotese 

intermediaria (dita mais provavel) do RAM-2 considerava um 

crescimento de 6,3% aa. entre 1976 e 1980 e de 6,78 aa. entre 198le 

1985. O-RAM-3 estimava o crescimento do produto em 6% aa. entre 

1980 e 1990; 

(5 A elasticidade renda adotada nesses estudos variaram entre 1,3.¢ 1,5. No 

periodo entre 1972 e 1980 a elasticidade-renda observada foi de cerca 

de 1,15; 
(6) Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento - Il PND - Brasilia, 

setembro de 1974; 

(7) Ver MBA-3; 
(8) Campos, R. (1983); 

(9) 26% no primeiro ano, 20% no segundo, 15% no terceiro e 9% no quarto; 

(10) A produgdo de laminados planos em 19686 foi de 6960 mil toneladas, 

enquanto a capacidade de produsao nominal das usinas atingiu 9114 mil 

toneladas; 

(11) Isto 6, 3 anos a menos que o usual para urna usina daquele porte, 

(12) Estudo da Tecnometal /Exacta citado em DEEST (1987); 
(13) idem; 
(14) Gazeta Mercantil de 06.12.1986; 

(15) Este custo é muito alto se comparado com o de outros paises, ja que 

apenas os custos da estiva, capatezia, conferéncia e taxas portuarias 

alcangam US$5/t.. 0 custo total de embarque em outros paises como o 

Japao, Coréia e Holanda é, na média, de cerca de US$5/t. "O Globo" de 

29.06.1986 - ver sec&o (4.4): 

(16) Pronunciamento do Ministro Jodo Paulo dos Reis Velloso no VII 

Congresso Brasileiro de Siderurgia - Rio de Janeiro, 20 de abril de 1977, 

(17) Idem; 
(18) Relatério CSN- 1983;
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(19) Idem: 
(20) Relatérios da Usiminas, 
(21) Relatérios da Cosipa; 
(22) 0 Globo, 25/07/86: 
(23) Relatérios da CST; 
(24) Relatorios da Siderbras; 
(25) Aratjo, Luiz Anténio de (1967); (26) £ importante ressaltar porém, que a maioria dos sistemas $40 comprados do exterior em pases “turnkey”. Com excecdo da Usiminas que deu grande estimuto a0 desenvolvimento de sistemas proprios @ 4 redefinic&o de “softwares” de aplicagdo, caracteriza-se nesta area uma forte dependéncia do “know-how” estrangeiro. Ver FUNCEX(1987); (27) Produtividade geral: inclui apenas o pessoal prdprio, excluindo © 

Pessoal empreitado; 
'28) Calculado com base no total da produg&o de acabados e semi-acabados _ 2 ho total de empregados do setor sidertrgico no iltimo mes do ano; (29) Gazeta Mercantit de 22.10.86: (30) Gazeta Mercantil de 08.12.86; (31) Esta aparente elevacio nos Custos de producio de ago plano comum em 1985 Pode ser consequéncia meramente do uso de um indice d¢ Preco médio anual como deflator,em um ano em que a taxa de inflagae acelerou-se no Segundo semestre em comparagao com o primeiro; (32) Ver Anuario Estatistico, Consider (1987): (33) Relatério de Aco ~ ACOMpanhamento de ; (34) Os efeitos de un etn dee 

a " conjunto de projetos de investimento podem ser nal diferente da soma dos efeitos individuats desses mesmos Pr ofp. * SUPOSIGAO de que cada Projeto seja implantado sem os demais. Bst# Ponte foi discutide Por Chenery, H. (1958): " To ensure the carrying out 

of Several interconnected Projects, Government intervention in some form is likely to be fecessary because the risk to private investors Coane Pe too great. Investments centering on steel production-or® fatisport, power, iron and steel, fabricating-provide a good example ne advantage to the *conomy-in terms of the social productivity of thé total investment- of inter-related Projects of this type cannot pS accurately determined from a partial analyisis of each investment take? 
eparately because Profitability of one may understate its contribution : she total. This dynarnic type of external economies (as opposed to ae “chological external economies of Static analysis) can only be taken account of adequately in the framework of an overall analysis” !” 
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Meier, G.M. (1984); 6 
i 2.1 H 

‘D press "bo aie de ferro no mercado livre internacional no 

primeiro trimestre de 1985 estava 6,62 abaixo do prego médio de 1983 

(ver Handbook of International Trade and Development, 1985). 0 preco 
médio de exportacao do minério de ferro do Brasil (nematita) caiu 12,28 

1983 e 1985 (Cacex-MF ); . ho 
i hoe fe peek: a mesma fonte da quadro (27), a idade ae — 

1983 das plantas sidertirgicas no Brasil era de 12,5 anos, enquanto qu 

nos EUA era de 9,6 anos, no Japao era de 10,8 anos, no Reino Unido era 

de 25,4 anos, na Franca era de 4,0 anos, na Espanha era de 9,1 anos, na 

Coréia do Sul era de 2,0 anos, em Formosa era de 5,8 anos, no Mexico 

era de 18,7 anos, e na Argentina era de 6,4 anos. Portanto, nao 

poderiamos, com base nesses dados, justificar a elevada relacao 

patrimonial das empresas brasileiras por tonelada de ago produzido, 
argumentando que o capital instalado nos demais paises ja estava 

depreciado. Diferencas nos métodos contabeis de depreciacao e corresao 

monetaria de ativos, entretanto, podem ser parcialmente responsaveis 
elos valores apresentados; — 

(38) A libra esterlina, por exemplo, chegou proximo a atingir uma taxa de | 

délar por libra nos primeiros meses de 1985; 
6; 

ni Broek er hesesiae (1985), IIS] 19 - Nineteenth Annual Meetings and 

Conference, London, UK, 6-9 October; . ; 

(41) Em funcdo de um “Acordo de RestrigSo Voluntaria” de 1984, a quota 
brasileira de exportacdo de semi-acabados para os EUA € de 0,5% do 

consumo doméstico daquele pais; ae 

(42) 0 prego médio das exportagdes brasileiras de ferro e ago do Brasil foi 

de US$350,7 por tonelada em 1980, enquanto que o prego medio das 
exportagses da Coréia do Sul foi de US$396,2 e o do Japao foi de 
US$403,0 (SITC 67 - Yearbook of International Trade Statistics, UN, 
1983). As exportagées para os EUA, China, Japao, e Coréia do Sul 
representaram 20,9%, 15,0%, 6,9%, e 3,4% do total das exportayies de 

ago do Brasil em 1986, respectivamente. Os pregos medios das 
exportagdes para a China, Japao, e Coréia do Sul foram de US$224/t, 

US$2 15/t, e US$184/tem 1986 comparado com us$26 1/t. para os BUA, 

U5$279/t. para o Canada e US$336/ton. para a Argentina. 0 prego médio 
de exportagdo de chapas grossas para os EVA foi de US$276/ton, 
enquanto que para a China foi de US$2 17, para o Japao US$247, e para a
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Coréia do Sul foi de US$204/ton : 
(43) Gazeta Mercantil de 22 10 86; 
(44) Gazeta Mercantil de 04 11 86; 
(45) 0 preco considerado é 0 prego médio liquide (ndo sao considerades 0S 

impostos e fretes) que representa a média ponderada dos pregos n0s 
mercados interno e externo. Para obter-se o lucro liquido seria ainda 

hecessario incorporar os efeitos inflacionarios; 
(46) Ver a respeito Batista, J.C. (1986) e (1987): 
(47) 0 preco dos bens de investimentos relativamente ao deflator implicite 

do PIB elevou-se em 12% entre 1980 e 1981. 0 item responsavel por 
este elevagdo parece ter sido o indice de prego por atacade (disponibilidade interna) de maquinas, veiculos e equipamentos qué, 
relativamente ao deflator implicito do PIB elevou-se em 20% entre 1980 
FG Ti Ver Contas Nacionais ¢ Indices de Precos por Atacado da 

(48) Ver a respeito Werneck (1987); 
(49) A experiéncia de outros paises demonstra que a elasticidade ay 

consumo com respeito 4 renda per capita tende a cair nos estagios mals 
avangados do desenvolvimento 

(50) Esses valores de custos de investimento e operacional sao totalmente 

hipoteticos. Note que a hipdtese para o custo de investimento ¢ 
sensivelmente inferior ao custo médio dos investimentos das empr esas 
Produtoras de acos planos comuns realizados durante a segunda metade 
dos anos 70 ¢ inicio dos anos 80. ¢ que ultrapassou US$1600 Por tonelada de capacidade instalada em 1985, Supée-se que 
infraestrutura existente no setor sideriirgico ¢ o aprendizade experiencia anterior permita esta reducdo nos custes dos investimentos 

da 
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Fonte de Dados 

- Anuario do IBS; 

- Anuario Estatistico do Brasil, FIBGE; 

- Anuario Estatistico, Setor Metalirgico, Consider /MIC; 

- Cacex/M F ; 

- Contas Nacionais, FIBGE; 

- Conjuntura Econémica, FGV; 

- Handbook of International Trade & Development Statistics, Unctad; 

~ World Steel Dynamics, Paine Webber; 

- Yearbook of International Trade Statistics, U.N.
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