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I. INTRODU~aO 

' 0 presente documento tem por objetivo avaliar a politica fede-
ral de desenvolvimento urbano, executada pelos argaos da administra-
cao direta e indireta em 1?87. 

Procure, tambem, fornecer aos formuladores a executores das po-
liticas publican voltadas Para a area urbana elementos que contri--
buam Para o aperfei4:oamento das aloes governamentais. 

0 exerc'icio de 1987 foi marcado por uma conjuntura economica 

adversa. Cam o final do Plano Cru`ado, presenciou-se uma desorgani-
zaq.ao no sistema de prego,, uma elevagao acelerada das ta;xas de in-
flagao acompanhada de queda do salario real, a um pequeno aumento 

nos niveis de deaemprego. A carga tributaria liquida continuou seu 
declinio em termos reais, redudindo os gastos publicos em todas as 
esferas. 

Alem disso, o Pais nao contou com uma politica urbana que orde-
nasse as aGoes globais a setoriais do Governo. Assim, adotou-se uma 
politic« habitacional inconsistence e clientelistica a uma politica 
de saneamento que. dominada pelo PLANASA, aprofundou os problemas 

financeiros das concessionarias estaduais. A falta de o.rdenamento no 
Sistema Financeiro da HabitaO~io determinou - desde 1986 - a virtual 
paralisaGao do segmento privado do Sistema Erasileiro de Poupanga e 

Emprestimo. 

A incorporaO'to, em novembro de 1986, d.o Banco Nacional da Habi-
ta6ao pela Caixa Econ"mica Federal. atualmente a principal fonte de 
financiamento dos programas de infra-estrutura, saneamento e habita-

C.ao, foi outro fator que dificultou as aGoes setoriais -do Governo. 

Nesse conte;;to, a qualidade -do vida da populagao urbana deve 
ter caido. pela reduO`to dos investimentos nos principals servigos 

publicos, queda na construe o habitacianal e reducao no ritmo dos 

programas de saneamento. 

As per spectivas p a r a 1938 nao sao an1mador•as. Os pro blemas de-

t.ectados em 1987 deverao persistir e se agravar com o combat.e neces- 
sar i o ao deficit Pub 7 i cc~ e a i of 1 aGao. 

As medidas adotadas pelo Governo, congelando no inicio ►fie 1988 
os emprestimos aos Estados a Municipios, vern acarretando a paralisa-
~:ao dos programas que beneficiam as popularoes urbanas e reduzindo a 
oferta de infra-estrutura e de sereigoa publicos. 

Como fator posit.ivo. 1938 registrar« a conclusao dos trabalhos 
da nova Constituicao, cujos dispositivos poderco contribuir Para o 

encaminhamento mais a ►jequado dos problemas da area. 

J 



11. A POLiTICA URBANA FEDERAL 

0 Governo da Nova Republica ainda nc~'(o possui uma proposta ofi-
cial de poliitica de desenvolvimento urbano. A prapria transic'o de-
mocratica e o processo de elaboragao da nova Cz~.rta Constitucional 
contribuiram Para dificultar uma tomada de decis'o politica mais 

t firme sobre a questao urbana ate o momento. Os preceitos gerais da 
Constituicao de 1988 certamente trartto diversos dispositivos volta-
dos Para esta a"rea. 

No entanto, com o alongamento'desse processo, passaram-se pra-
ticamente tres anos nos quail as acoes urbanas vem sendo desenvolvi-
das setorialmente, em carater esporadico e assistencialista. Ern ne-
cessaria, ao menos, a formulac'o do que se poderia chamar de politi-
cs emergencial, Para servir como referential basico.  No entanto, 
apesar das diversas contribuicoes, isso n'o ocorreu. 

0 Governo da nova Republica, antes mesmo de empossado, jz'c con-
tava com tres documentos preparados especificamente com else objeti-

vo. 0 primeiro, elaborado em I982 pela Fundacz-(o Pedroso Horta, ins-

tituiGao de apoio tecnico do PMDB, estava incluido no proprio pro-
grama do Partido a se intitulava "Esperanca e Mudancas: uma Proposta. 
de Governo Para o Brasil". Seguiu-se outro documento, produZido pelo 
Conselho National de Desenvolvimento Urbano, em fins de 1984: "Poli-
tica de Deserivolvimento Urbano: Dilemas a Desafios", que visava ofe-

recer contribuiciies aos futuros administradores. 0 terceiro, de fe-
vereiro de 1985, foi o da Secretaria Tecnica do Dr. Tancredo Neves -
"A Ouestno Regional-Urbana no Brasil: Temas e Problemas". 

-Com a Nova Republica instalada, o IDEA/SEPLAN elaborou o capi-
tulo de Desenvolvimento Urbano e Regional do I PND-NR, aprovado por 
lei em junho de 1986. Apesar dos problemas urbanos e regionais faze-

rem parte do mesmo capi'tulo, foram tratados como questoes estanques. 

Isto mostr a que, na sua el aboraq, o , n'io se l evou em conta nenhum dos 
trey documentos produzidos anteriormente, uma vez. que todos eles 
pregavam um tratamento conjunto de ambas as questoes. 

0 pano de fundo da proposta do I PND-NR nz'Ao difere das politi- 

cas do per i odo 1975/1985. Inovou-se apenas na col ocac.'to de doffs te- 
mas: o crestimento acelerado das areas de expansao de fronteira e os 
espacos va ios a espera de valorizacno. Vale citar um trecho do do-
cumento, pelo que tem de enfat.ico sobre pontos importantes em qual-
quer concepcao de politics urbsna: ..."os problemas causados Pell 
urbani4acao crescente levaram o governo federal a criar political e 

instituicoes que, embora n o visassem ao desenvolvimento integrado 
das cidades, permitiram ampliar a oferta de servicos. Hoje, porem, o 
processo de urbanizac'to exige soluG~do global, evitando-se as inter-
vencoes meramente t'picas e setoriais dos ultimoc> anon. A atuaco 
governamental integrada. espacial e institucionalmente, dever<< ser 

p a r t e inerente da politic. de desenvolvimento econohiico do Pais. 
Fllem da criacaio de instrumental fins{nceiro e institucional Para en-
frentar os problemas de mais curio prazo, e indispensavel considerar 

M 
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o reflexo das politicas macroeconomic-as e setoriais sobre as ques-
toes urbanas."1  

Quanto aos ob,jetivos, alem dos jM tradicionalmente apresentados 
nas Politicas dos ultimos dez anos - melhoria da qualidade de vida e 
redugao dos deseguilibrios da renda urbana -, destacam-se doffs no-
vos, alinhados no I PND-NR: estabelecer mecanismos de controle da 

valorizacao fundiaria urbana*y e fortaclecer a participacao das popu-

lacoes na organizacao do espaco. 

Na saltima parte do I PND-NR, onde sao propostos programas e 
projetos prioritarios, repetem-se os velhos programas de regioes me-
tropolitanas, cidades de Porte medio e apoio as cidades de pequeno 
Porte, ao lado tie um novo, que incentive a realivacao de escudos e 
pesquisas sobre desenvolvimento urbano. 

Nao obstante as criticas sobre a propostac do I PND-NR, ela 

constitui um referential Para as aloes governamentais na area, que, 
entretanto, nao tem sido usado. 

Em certo sentido, o abandono dessa proposta se deve a criacito, 
na Nova Republica, de uma pasta Para tratar do desenvolvinento urba.-
noo-E foi exatamente no *mbito deste novo ministerio que, em parale- 

1 o a el abora qao do I PND-NR a de certa forma i gnorando-o, cr^ i ou -se 

uma comissao tecnica Para formular uma politica urbana a ser apre-
ciada pelo Conselho National de Desenvolvimento Urbano (CNDU). A 
proposta apresentada ito CNDU em f ins de 1986. nao fo i aprovada. 

Decorridos seis meses da aprovacao do I PND-NR. mudanc,as poli-

tico-administrativas no ambito da GEPLAN-PR deram origem it urn novo 

Plano national. E acssim. em meados de 1987.'foi publicado o Programa 

de Acaio Governamental 1987/1991 (PAG). Nele tambem se incluiu uma 

Proposta sobre o tratamento das questoes urbanas. 

Para entend'e'-lac, a prec iso conhecer duns das sete pastes do 

PAG a das diretrizes de acao governamental - diretrizes Po.liticas 

onde se insere a politica demografica - e a das diretrizes socials 

;)"Ide o desenvoly i mento urbano e cons i deracdo. Outra parte que tatmbem 
f a z referenc: urbano e a da programagao e metal sociais, onde ha 

um cap itulo dedicado ao desenvolvimen;: ..4rbano integrado. Apesar 

d e s t a aparente desagregacao, ) P A G possu i certa urr i dacde no tocante a 

area, na medida em que estas partes se complementacm. 

Migrac o, cressi men to met ropoIitano e emprego urbano sao as ta-

nicas da political demogri'cficao Vultosos investimentos sociais, onde 

se inc1uem alimentaGao, habitz((:ao, laude, educaGao e infra -estrutura 

urbana, em detr i mento dos setores eccn.am i cos. sao a+scum i dos coma de- 

1 I-Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Rep6blica, Pacrte VII: 

Desenvolvimento Regional e Urbano, pp. 240/241,'Nov./85. 
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safio. Coloca-se tambem que a politica demografica devera contribuir 
Para a descentralidaccio Urbana, pela interiori_"agno de investimentos 

integrados. Com  isso, pretendia-se "evitar a urbanizageo descontro- 

1 aadaa que 1 eva ao excess i vo e desordenado adensamento popul ac i onal 
cam todos os seus problemus, inclusive aumento de custos de adminis-
tracao PU'b1ica."? Dirigir os flu..os migratorios Para as areas de me-
nor concentragito populational que apresentam potencialidades econa-

micaas, mediante as criaG'CL(o de estimulos voltados Para a desconcentra- 
ao regional da i ndiastr i a, a e:<pansiio da urea agr i cola e a promogao 
da reforma agraria, a medida concebida no PAG. Assim, por este dis-

curso, pole-se com certeoza ofirmar que a politica demografica a tam-

be'm eminentemente urbana. 

Alas diretrizes sociais, no item "desenvolvimento urbano" hat 

mencac) expl i cita a politica de desenvolvimento urbano, que deveria 
pautar-se por diretriaes voltaadas para: articulagcto institutional, 
municipalizaaq~C'to de serei~:os, melhoria dos padroes de Best'ao urbana e 
participaspno das associagoes comunit~rias na administrac~do urbana. 

Ao i ado deltas, tambem f i guram vel ha_s e conhec i-das d i retr i ves de 
equ i t fbr i o espaac i a l, me  hor i s da quaff i dade de v i da a sac esso a equ i- 
pamentos urbaanos e comun i t«r i os Para toda a popul aa~'o braas.i le i ra. 

® No entanto, nesse item hoc uma c l aaraa d i v i siio do que se entende 
por desenvolvimento urbano: politica de desenvolvimento urbano, po- 

1 i t i ca ,  hab i taac i onal e pol 'i t i ca de saneamento. Estaa d i v a sago f i ca maa i s 
evidence ainda na parte dos programas e metaas sociais, onde hz~ capi- 

tul os espec i'f i cos sobre o chamado desenvolvimento urbano i ntegraado :, 
sabre haabitaGno e sobre saaneamento. 0 capitulo do desenvolvimento 
urbano e o que tradicionalm,ente tem s.ido considerado Como Politic aa 

urbana nos p 1 anos natc i ona i s canter i ores - possu i um pano de fundo -so- 
bre as s i tuai} io urban no Pa i s, i nc I u i• ndo obi et i vos, estratteg i as, d i - 
retr i es, metas e programas ou projetos pr i or i taar i os. 

A proposta de pol i t i caa urbana do PAG trataa bas i camente dos pro- 
b1emits de sempre - deficits, desigua-a1dales e desequi1ibrios. Como 

ob j et i vo, c i tat-se a tart i cu l aG no entre as "pol i t i c as de i nves-t i mento 
macroecon.omicas e soc i a i s, atmpl i ando o aacesso aos bens urbanos basi- 

c 0 S reduz,  i ndo d  i spar i dades i nter e i ntra-urbariaas e me I horando, em 
consequentia. a quaIIdade de villa nos centros urbanos".~ 

D i retr i wins e estrateg i as, cuj a enfase recta i na mun i c i pal i aaarrcio 
e capacitagao Para a Best o Urbana, silo enfeikad.as  no que foi chama- 

2Vro9ritma-~ de w Agz'to Governamental-PAG (1987/1991) - Parte III: Dire - 

trizzes de A~:ilo Governamental, Paq. 56, Bras iIia, agosto de 1987. 

.Idem, P. 2'18 



6 

do de Programa de Desenvolvimento Urbano Inte9rado4. composto por 
quatro projetos Prioritarios, a saber: Regioes Metropolitanas. For-
talecimento de Nucleos Urbanos Intermediarios. Melhorias Urbanas em 
Pequenas Cidades e Aperfei~oamento da Capacidade de Gestao Urbana. 

Para os tres primeiros, definiram-se metas relatives ao numero de 
nunicipios a popula~ao a ser beneficiada. Previa-se que cerca de 80 
milk®es de habitantes. cam um volume de CZ-$ 54.9 bilhoes, seriam 
atingidos por este programta, com aGoes que envolveriam nave regioes 
metropolitanas. 50 nucleos intermediarios a 1.200 pequenas cidades. 

Apesar do PAG nao ter sido transformado em lei, pode-se diver 
que,, com a sua publica;:ao, o Governo contava, ate 1987, com nada me- 

nos do que tri=s propostas de pol i t i ca urba.na. Entrettanto, nenhuma 
delas foi adotada como orientagao Para a intervengao governamental 
na area. Assim, o que faltou mesmo forum condicoes politicas a de-
terminacao em organizer um pouco mais as aqoes urbanas. 

Com base nesse quadro, ficam algumas indagaGoes Para subsidiar 
a formulacao de pol'iticas governamenta.is:  

- em 1989, com a nova Constituigao, qua] devera ser o conteudo 

de uma pol'itica nacional de desenvolvimento urbano? 

Due refle;;os a descentralizagao de recursos a encargos, que 
em tese passara a beneficiar mais os Municipios. tern sobre as woes 

urbanas? 

- Dual sera o nova Pape] do Governo Federal no desenvolvimento 

urbano? 

405 programas de "Desenvolvimento Urbano Integrado" nos Pianos a or-
gamentos federais sao, na verdade. programas e projetos de molhoria 

da i nfr;-a-estruturza, promoG;ko dos sery i G os Pwb 1 i cos mun i c i pta i s e 
apo i o a gest_'a- o urbana. Neste documento. os "Programas de Desenvol - 
v i mento Urbano" scrao trat+ados como "Programas de Infra-Estrutura, 
ServiCos Pulalicos e Gestao Urbana". 



111. AS POLiTICAS E OS PROGRAMAS SETORIAIS 

Na-o obstante a falta de uma politica'urbana claaramente defini-
da, a Uniao desenvolveu em 1987, diretamente ou atraves de orgaos da 
administragao indireta, programas e projetos de apoio a melhori as da 
infra-estrutura, serv1Cos, Pub Iicos municipais, pIanej amen to a gestao 
Urbana, habitaGao a saneamento bnsico. 

Tais programas a projetos foram implementados sem articulagao 
entre as entidaades responsaiveis, nao conformando um todo coerente em 

relagdo as carencias da populagao a as prioridades pre-estabeleci-
dasa 

Alem disso, as agues do Governo na area foram influenciadas ne-
gat i vamente p or d i versos f atores . 0 p r i me i ro f o i a i ncorporac ao do 
BNH pela Caixa Econo.mica Federal em'novembro de 1986, o que pratica-
mente paralisou, durante algum tempo, as operaroes de varios progra- 
mas. 0 segundo, refere-se ao per i odo de reorgaan i aagao do s i sterna de 
preCos a de oferta de bens e servicos, ocorrido-apos o Plano Cruza- 
do. P o r ultimo, a fal to de priori-Jade a Airea, atestada pelo b  i X  
volume de recursos alocados a ela no OrGamento Geral da Uniao. 

Segue-se um relato sucinto Jos principais programas federais. 

DIWEVRMIM~ w 

Esses programas foram desenvolvidos basicamente pela CEF (Pro- 
grama de Apoio ao Desenvolvimento Urbano-PRODURB) a pelo MHU (Re-
g i oes Met ropo 1 i taanas, C i dades Med i as e Gestno Urbana ) . 

1.1 Programaa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (PRODURB) 

C o m a i ncorpora0~'Ao do Bunco uac i onal .daa H a b i taG~io, a CE u  i f i - 
cou todas as aq oes de des, envol v i mento urbaano no "Prograamaa de Apo i o 
ao Desenvolvimento Urbano" 

Atrave's do PRODURB , os ' governos 1 oc a i s podem f i naanc i ar it i m- 
p 1 antaa%. ao de uma grande var i edade de projetos de infra-es truturaa , 
equ i paamentos e ser, v i qos urbanos, inclusive  a propr i s orgaan i Zaaq~ o ad- 
m i n i straat i vaa Baas prefe i tur as . E.:c l u i ndo - se constru&ao de c aasaa~ e 
obraas de saneaamento bas i co, Sao poucas as aat i v i dades que nao Sao 
contemp.ladas pelo programa. 

Os pedidos de finaanciamento tern lido raazoavelmente atendidos, 
aal ternando-se e.x;erc i c i os com sobraa ou faltaa de recursos Para aapl i caa-
G ao em i nfra-estrutura. Obv i amente, se a caaprac i dade de end i v i damento 
dos governos 1 oca i s fosse mit i or, e de supor que a demaanda par f i naan- 
c i aamento tender i a a crescer° 0 volume de recursos Para atender ao 
crest i mento da dema,nda, geraada pel a ref orma tr i but<<r i a, somente sera 
conhec i do it  os a aapresent<a0a'o regular ale p 1 e i tos no futuro. I s t o 
porque e v i rtual mente i mposs i vel quaant i f i caar or def i c i is 9  o b a i s em 

S.  -- - -. -. --  - _ 
'Para urea de~scr i Gao dotal hada do PRODURB, ver Anexo I I . 

10 
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infra-estrutura urbana no Brasil. Cada cidade possui necessidades 
distintas, cujas solugoes exigem volume diferenciado de recursos, 
dependendo dos padroes tecnologicos adotados nas obras. 

r As condi(; es de financiamento podem ser consideradas satisfato- 
rias, havendo inclusive cruzamento de subsidios. As taxis de juros 
so mais baixas para os Estados de menor renda per-capita, compensa- 
das pelas taxis mais altar cobradas dos Estados mais ricos, como Rio 
de Janeiro a Salo  Paulo. As taxis de juros variam de 2,5% ao ano 
(Rondonia, Acre, Roraima a Amapa) a 10,57. (S o Paulo). 

Os prazos de carencia a de pagamento do principal, bem como as 
garant i as ex i g i das, s~io os de pra:;e em f i na.nc i amentos de l ongo pra- 
z®. 

.Cabe observar que os projetos de lotes urbanizados para a popu- 
1 acao de ba i xa renda 1 i dame com taxas de juros v i gentes no SFH, as 
menores da CEF. Apesar disso, e razonvel propor que esta camada mais 
pobre seja contemplada com algum subsidio, haja vista seus bal'Xos 
niveis de remuneragio em comparacao com o custo atual dos lotes. 

Uma anlise do PROGUP,B permito coneluir pela sua importncia 
como instrumento de financiamento das prefeituras e Estados e pela 
sua adequag'a'o as necessidades setoriais. A'falta de amortizac,no dos 
emprestimos contraidos, em anos recentes, deve ser atribui'da a crise 
eco.nom i cit in i c i ad nesta decada. as i mperfe i oes n d i str i bu i G'io dos 
recursos tribut~rios e n o a forma do programa. 

A fusao de to-Jos os programas de financiamento do setor em um 
so concedeu as prefeituras e Estados maior.liberdade de criacao do 
projetos Segundo as necessidades locals. De outro lado, a agregaG~C`ko 
pode ter sido excessive. A abertura do PRODURB em subprogramas ou 
projetos poderia ser interessante, no sentido de sinalizar, para os 
governor locais, quais as awes que podem ser objeto de emprestimo 
por parte da CEF. 

Caso a Assembleia Macional Constituinte aprove o dispositivo 
que obriga as prefeituras de cidades com mais de 243 mil habitantes a 
possuir planos diretores como instrumento de politica de desenvolvi--
mento urbano, a CEF serz4 solicitada a financiar um elevado numero do 
planos. Neste caso, sugere-se que a experiencia do cantigo Servigo 
Federal. de Habitaq~io e Urbanismo (SERFHAU) seja devidamente avalia-
da, de modo que se evitem os erros cometidos no passado, quando cen-
tenas de planos foram financiados por aquela agencia sem, no entan-
to, produzir o efeito dese,iado, isto e, controlar efetivamente a 
ocupagao f i s i co-territorial das c i dades part i c i pantes. 

1.1.1 Recursos Aplicados no Periodo 1980/196 

Os recursos ap1icados pelo extinto BNH atingiram o ponto ma;;imo 

nos anon de 1977 e 1978, quando representavam cerca de 141% do orga- 

mento geral do ban co. A part ir de 198f1, as zip IicaGoes tem decIinado 
sucessi`'amente, em razdo da queda nas disportibi1idades do SFH e da 
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imposs1biIidade de os Estados a Munic'ipios contrairem emprestimos, 
pelo esgotamento da capacidade de endividamento. A reforma tributa- 
ria, ora em d1scuss'll.::s r,a Assembleia NacionaI Constituinte, podera 
perm i t i r a contrataga"o de ma i or volume de emprc`i*~' i; ; ;nos. 

Os recursos aplicados a partir de 1950 pelo BNH foram: 

A N 0 S VALORES EM MILHoES DE UPCs 

1980 48 

1951 28 

1982 35 

1933 27 
1984 18 

1985 21 

1986 7 

FONTS: BNH/CEF 

1.1.2 Recursos Aplicados em 1957 

Em 1987, a CEF destinou ao PRODURB 47.7 milhoes de OTNs distri-
buidos entre seus Jiversos projetos, conforme Tabela 1 em anexo. 

Apesar das dificuldades operacionais da CEF, o volume das apli-
caGo"es realizadas nesse e::ercicio equiparou-se ao dos anos em que.os 
projetos do PRODURB foram mais bem aquinhoados, Como 1976 (46 mi-
lhoes de UPCs) e 1950 (45 milhoes de UPCs). Em 1956, ano do Plano 
Cru--ado, as aplicac6es atingiram apenas 7 milhoes de UPCs. 

A distribuiGao dos emprestimos dente programa par macrorregiiio 
foi a seguinte: Norte (13.IA): Nordeste (321 ,1%); Sudeste (35,4%); 
Sul (12.37.) e Centro-Oeste (7..17.). 

Os projetos que mais consumiram recursos destinaram-se a obras 
de "Urbanizagzto" em geral (54,8'%.), e ao "Promorar-Infra-Estrutura e 
Equipamentos Comunitarios" (39,4%). 

1.? Pro gramas do MHU 

0 MHU desenvolveu, mediante convenios com os Estados e diversos 

Municipios, os progra'mas de Regioes Metropolitanas, Cidades de Porte 
Me' d i o e de Gestao Urbana. 

a) Regioes Metropolitanas 

Em 1987 foram beneficiadas as de Recife e Salvador, com apliea-
Goes federais em infra-estrutura e sereic:os urbanos, assentamentos 
de baixa renda, geraGdo de emprego e renda, e desenvoIvimento insti - 
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tucional. Assinou-se tambem convenio com a Regi~io Metropolitana de 

Curitiba, no valor de C--$ 3,6 milhoes, para preparagao de projeto 
metropolitano cam vistas ao enquadramento nos criterios do BIRD. 

0 ProJeto Metropolitano do Recife (projeto Grande Recife) teve 
inicio em 1982, mediante Acor-do de Emprestimo 2170-BR celebrado en-
tre o Banco Mundial, o Governo brasileiro, o Governo pernambucano e 
as prefe i turas de Recife e Jaboat~io. Durante 1987, o projeto sofreu 
um processo de redirecionamento, ampliando sua abrangencia pars in- 
cluir todos os Municipios da Regiao Metropolitans do Recife. Suas 
aGo"es refletem tres grander objetivos de desenvolvimento metropoli-
tano integrado: 

- amp]iar a infra-estr-utura social a melhorar a qualidade dos 
servigos prestados pelo setor publico, beneficiando a populac.'io de 
baixa rendaf 

- promover a ampliaGa"o a modernizaca"o da base econ-0mica a da 
estrutura Produtiva, objetivando o desenvolvimento social por meio 

da elevacao a manutenG o de emprego a rendal? 

- estimular a capacitaG~io institucional dos org"~dos executores 
engaiados no projeto, promover o aperfeigoamento da agao pu"blica e 
fortalecer as finangas publicas municipais. 

A partir dessa reorienta~+o, os componentes originais do proje-
to (infra-estrutura local, infra-estrutura metropolitans. emprego e 
renda a desenvolvimento institucional) foram redefinidos, para me-
lhor controle da execuGao. transformando-se em: hasita~;tc-ko, saneamen- 

to e transporte. atividades produtivas. e desenvolvimento institu- 

ciona.l. 

0 projeto totaliza investimentos da ordem de US$ 247,8 milhoes, 

com a sequinte composi~~C'to por fontes: 

FONTE US$ (Milhoes) 

Uni~c`ko (PIN/PROTERRA) 37.2 

BIRD 123,9 

Estado e Municipios 80.9 

T 0 T A L 247,0 

De 1982 ate 31/12/87 foram aplicados recursos num total de US$ 

121 milhoes, de a c o r d o c o m a Tabela 2. em anex,o. A Tabela 3 apresen - 
ta as aplicaGoes em 1937, por componente. 

A conclusiio do projeto esta' Prevista para 31/12/88. Todos os 
componentes acham-se em fase adiantada de ex.ecuq'Z~Ao, a exceCao do 
ehamado "At ividades Produtivz-s". 

0 Pro.ieto Metropolitano de ,Salvador abrange o periodo 
1985/ 199 1 . Os recursos tota i s aprovados Para sua e:;ecugCko al czInG<<n 0 
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montante de US$ 150,2 milhoes, e a composigao por fonte encontra-se 
e;:plicitada na Tabela 4, em anexo. 

Entre seus objetivos, constas atender Prioritariamente a popu-
la6ao de bai;:a renda, planejar a estruturagyo espacial metropolita-

ns, estimular as atividades geradorns de emprego e renda e fortale-
cer a gesta'o metropolitana. Para fins de execu(ao, estes objetivos 
subdividem-se ear® 

. Incentivo as Atividades Comerciais/industriais, que possibi-
litara a oferta de nove mil novos empregos. Pretende apoiar ativida-
des industriais a Comerciais de medio a P*equeno Porte, com obras Cie 
infra-estrutura basica em areas estrategicas. Os recursos foram or- 
;:ados em US$' 7, 4 m i 1 hoes. 

Construcao a Recupera~ao de Mercados, que beneficiary 757 mil 
habitantes. Propoe atuar sobre a comercialivaGao de alimentos, redu-
zindo custos a melhorando o padrao alim-entar. Para tanto, estimam-se 
gastos no valor de US$ 6,9 milhoes. 

Infra-Estrutura Urbana, que atendera a 500 mil pessoas. As 
agoes respondem a necessidade de promover mel.hor estruturagao no es-
paco urbano, com enfase no saneamento em areas criticas. 0 orgamento 
do programa atinge US$ 41.2 milhoes. 

Recuperacao de areas de Bai:;a Renda, beneficiando cerca de 
360 mil habitantes cam melhorias habitacionais, acesso a terra e a 
infra-estrutura bysica, e com oferta de equipamentos comunityrios. 

Esta orgado em US$ 35,8 milhoes. 

ServiGos Urbanos, que compreende os sistemas de Iimpeza a ma-
nutengCao urbana em todos os nucleos da regiao metropolitans. As es-

timativas preveem um gasto de US$ 43,4 milhoes. 

. Desenvolvimento Institutional, que objetiva a consolidar,ao e 
o fort:a I ec i mento do p 1 anej amento e da gestiao das ent i dades metropo- 
1 i tanas, bem coma o aperfe i co:-amento dos padroes de desempenho. En- 
contra-se estimado em US$ 1:,5 milhoes. 

0 emprestimo 2681-BR foi efetivado em maio de 1987. A abertura 
i da costa especial ocorreu em outubro de 1987 e. a partir desta dlata 

ate 31/1:/87, foram aplicados recursos no montante de US$ 4.2124,5 
milhoes, discriminados conforme Tabela 5 e 6, em anexo. 

f G 

Os atrasos nas libera~:aes a nos repasses tem retardado a execu-
Vao da programaGzio. No entanto, a CONDER tem-se mostrado oficiente 
Q1a implementaGao do programa, apresentando varios profetos em Base 

initial e outros jy licitados. 

b) C i glades de Porte Med i o 

Em 1987, o MHU beneficiou onz-e cidades medias e aglomeragoes 
urbGanas com recursos; dest i nados a real i AzaGao de obras de i nfra-es-- 
trutura e melhoria institucional. 
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®s centros urbanos contemplados foram Arapiraca, Campos, Ma-
naus, Porto uelho, Santa Maria, Aracaju, Aglomeragao Urbana de Ca-
xias do Sul, Joao Pessoa, Aglomerag~io Urbana de Londrina/Maringa, 

Aglomeracao Urbana de Maceio" a Rio Branco. 

Foi alocado um total de Cz$ 200,0 milhoes, divididos igualmente 
ern obras a melhoria institutional. Entretanto, os convenios com os 
governos locals Para orepasse dos recursos (a £undo Perdido) so fo-
ram assinados em fins de 1987, o que retardou o inicio das aGoes. 

Para o desenvolvimento institutional liberaram-se apenas Cz$ 
11,2 milhoes no exercicio, ficando o restante coma "Rest os a Pa gar" . 
Para obras de infra-estrutura nao houve nenhuma liberagao em 1987, 
ficando a totalidade dos recursos a ser aplicada em 1988. 

c) Gestao Urbana 

Ern 1987, o MHU atuou atraves da Secretaria de AGao Municipal, 
com o Programa de Melhoria a AperfeiGo.amento da Capacidade de P1ane-
jarnento e Administragao Local, e de apoio as awes locais de desen-
volvimento. 

. 

0 Programa de Melhoria a Aperfeicoamento da Capacidade de P1a-
nejamento e Administragao Local visa ao desenvolvimento de profetos 
que possibilitem aos Municipios criar urea perspective de superagno 
de . dificuldades, mediante organizaq,ao objetiva de servigos, disci - 
plina e orientaczio do crescimento urbano, e implantagao de mecanis- 
mos de melhoria sae receitas. Em s'intese, apoia-los no sentido de uma 

gesto Urbana mail eficiente. 

0 programa alocou recursos da ordem de Cz$ ?80.5 milhoes em me- 
lhoria da base cartogrZ'+fica (seis Municipios)y em melhoria das bases 

cadastrais (dez Munici'pios); em informatizaGao da gest o Urbana 

(tres Municipios)y' a em aperfeigoamento or ganidacional e do planeja-

mento (cinco Estados e 17 Municipios). 

Com referencia ao apoio - as awes locais de desenvolvimento, a 
MHU deu priori dade aos mean i c i p i os ree ern-emanc i pados, f i rmando eonve- 
nio de assistencia teenica coax o Estado do Mato Grosso, que envolveu 
24 Munici'pios e recursos da ordem de Cz$ 20,0 milhoes. 

El 

11 
?. 1 Po  it i ca Hab i tac i onal 

A politica habitac.ional do Governo compreende, de fato, um con-
junto de aaoes desenvolvidas pelo MHU, CEF e SEAC e de normas sobre 

as condiGoes de capta~ao e aplicagao de recursos pelo SFH. 

hessa estrutura, o SFH dispoe, como fonte de recursos, da cap-
taGao de poupangas compulsorias (FGTS) e volunta'rias (cadernetas de 

poupanga) Para o f i nanc i amento da produq:-A'o a comers i al i :_-ai;ao de mo- 
radias atraves da Caixa Econ'O'mica Federal e Estadual e das socieda- 
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des ode cre'dito imobiliaric privadas. Por sua ve-, o MHU e a SEAC 
promovem, principalmente, a producao de habitaoes em regime de mu- 
t i r'a'o cam recursos proven i entes do Or&amento Geral da Un i Rio a do po-
der p U*ib l i c o local. 

Constata-se uma distribuicao da populaco atendida por catego-
ric de ag&ncia e natureaa de operaq'o. ondeo a) a familial mais po- 

* ores destinam-se programas de cara"ter assistencialista -mutiroes ha-
bitacionais do MHU e SEAC - que utilizam recursos da Uni'ao repassa- 
dos a fun+do Perdido as prefe i turas mun i c i pa i s, b) fam i' l i as com renda 
na faixa de quatro a dez,salarios minimos Sao aten+didas, basicamen-
te, pelo Programa de Habitacic~ko Popular da CEF, financiado Pelo FGTS, 
tendo as companhias habitacionais (COHABs). como principais agencias -
executoras; e c) estratos de renda familiar superior a ded salz-~rios 
minimos srio atendidos, em sua major parte, com financiamentos da 
Caixa Economica Federal e Estadual e sociedades de credito imobili~7 
r i o privadas. Os recursos Para este estrato advem dos dep O's itos em 
cadernetas de poupanca, +lest i nados Zc produc o de moral i as atraves de 
cooperatives. incorporadoras e financiamentos Para aquisigno ou 
'construgao pelos proprios interessados. 

Assim, ao lado de uma conjuntura economica a+dversa, que reper-
cute negativamente sobre as eondir~oes do setor habitacional, a es-
trategia de financiamento, a forma de atua~~io, o arranjo instituci-o-
nal, o gerenciamento e a intervencao de pr~ticas clientelisticas no 
setor publ i co n~io concorrem Para it consecuGao de uma pol i t i ca of i - 
caz, oficiente e efetiva em termos de egUidade social. 

No Plano economico, a reducc+o do salnrio real, associada ao li-
geirc+ acrescimo no nivel de desemprego (vide Anexo I), repercutiu 
desfavoravelmente tanto sobre as fontes de financiamento do setor 
(dep o f c.os I i' qu i dos do FGTS e c a p t a q ao l i q  i d;L das c adernetas de 
poupanca) , como sabre o retorno financiamentos  hab i tac i ona i s. 

Alem di ssc o po+der pu'bl ico, espec ialmente as esferas estadulal 
e municipal, teve sua +disponibiIidade financeira para investimento 
reduz i da, Canto pel a s i tuac"to de end i v i damento e., i stente, coaio pel a 
poIitica de controIe do deficit publicc.. que rest ringiu a con trata- 
~:ao de novas opera oes. 

Estrategia de Financiamento e de AtuaGaeo do Setor Publico 

w 
A opc'a'o ado Governo de apo i a subs tanc i al mente os pro grit mits de 

mut i r~io hab i tac i onal , onde a pert i c i pacno f i nZince i ra dos benef i c i z'i- 
rios e praticamente simbolica, restringiu a viabiIidade de se promo-
ver um programa de habitaccio popular em escala compati'vel com a di-
mensao das necessidades existentes. 

Esta estrategia contribuiu Para inviabilizar financeiramente a 
promor,<io +de um programa de hab i taG'io popular de massa, f i nanc i ado 
pelo SFH, cam a contrapartida de recursos do Tesouro (sem retorno). 
Isto porque. na  atual conjuntura, em que se redu..iram as disponibi-
lidades de financiamento Para os programas sociais do Governo, os 
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recursos do setor foram canalig-ados Para os programas de mutirao. 
Assim, as aplicagoes da CEF de ate 3.09 OT14s. sem juror, Para a popu-
lagao com renda inferior a tres salarios minimos, passaram a depen-
der exclusivamente do mecanismo de subsi'dios cruados, propiciado 

Pel o escal onamento de j uros nas operas oes do SFH . Durante o per i ollo 
de existe"ncia do BNH, este mecanismo, sem o reforgo de recursos nao 
onerosos, mostrou-se insuficiente Para o atendimento "is camadas po- 
byes da popuIaq ao. 

Poder-se-ia contrapor a este raciocinio o fato de que a meta 
of i c i al dos programas tie rout i rao (com a prey i sao de construgao de 
cerca de 500 mil monadias em 1988) represents um atendimento signi- 
f i cat i vo, po i s supera o total de f i nanc i amen.tos conced i dos pel o SFH 
no lino de suet atuaga"o and i s i ntensa. 

Entretanto, deve-se salientar que esta previsao de construCao 
de 500 mil hab i to-c oeo--em um ano, em regime de mut i rao, d i f i c i 1 mente 
sera al can;ada, pet a comp l eX: i dale que envo-l-ve este modo de produ~:ao. 
Ale"m disso, Babe-se que a gravidade do problema habitacional, em 
termos quantitativos ou pelos reflexos sobre a qualidade de villa da 
popula;a-o, a mais acentuada nos grandes centros urbanos. Ocorre que 
os programas de mutir'a'o nao estao concentrados nestas areas, pois 
nelas as dificul.dades de implementacao sno maiores. 

0 Arranjo Institutional 

. Sob este aspecto, observa-se uma superposic'io de atribuiqoes. 0 
MHU, atraves de sua Secretaria de HabitaGao, a CEF, atraves do DE-
HAP. e a SEAC operam progritmas habitacionais de forma compartimenta-
da, destinados a mesma clientele. 

Ademais, com it incorpora~ao do BNH it CEF, o SBPE, parte inte-

grante do SFH, passou a ser submetido e,:clusivamente as normas do 
Banco Central. Mesmo admitindo-se a relevancia dos aspectos de poli-
tica monetaria em sua administrar~ao, o Governo Federal deverFa re-

Passar ao MHU a incumbencia de :tcompanhar a atua~'io das SCI, em vir- 
tude do peso deltas empresas na Pol it i ca hab i tac i onal . Caber i a tam- 
bem ao MHU indicar ou apreciar as medidas necessar i es ao desenvolvi-
mento dente sistema. 

0 Gerenc i amento 

Formalmente, compete ao MHU a formula~:ao da Poli*tica urbana na 
qual se insere a pol'itica habitacional. EntretantO. as circunstan-
cias que cercaram sua instituiu~ko n<<o contribuiram Para que este mi-
nisterio viesse a constituir uma agencir:t com it finalidade indicada. 

Assim, o MHU nao formou um corpo tecnico com a dimensaio e a 
competencia que serum exiaid:ts pela sua atribui,.a o formal. Para 
Canto, contribufram ainda as rostrir,oes a con trata~Zio de pessoaI pe- 
la administra,;ao direta e a forma Como se processou a incorporaGiio 
do BNH a CEF, que atuou no sentido de impedir o melhor aproveitamen-
to dos quadros tecnicos do ex-SNH no ministerio. 



A Praatica do Clientelismo 

A ausencia de criterios tecnicos para distribuigao dos recursos 
do MHU e SEAL em Programas habitacionais favorece tanto a negociagao 

• gerada pelos interesses politicos imediatos dos dirigentes da-=6 ins-
tituiG`oes coma a maior incidencia de pleitos gerados pela iniciativa 

de empresas de consulforia especiali.adas em captar recursos do Go- 
• verno Federal Para o poder publico local. 

Esta questo poderia ter sido equacionada mediante a estipula-

ceto de coeficientes de reparti.ao de recursos que levassem em consi-
deracao as necessidades detectadas, tal Como se preconizou para o 
Programa de Priori dades Socials de 1966, e de acordo com as diretri -
zes da politica de desenvolvimento urbano. Este criterio deveria en-
volver inclusive os financiamentos da CEF. 

a. Os Programas da CEF 

A CEF, com a incorporaGao do Banco Hacional da Habita~no, tor- 

nou-se o vrgao central do Sistema F i nance i ro da Nab i ta~;ao, assure i n- 
do, assim, as funq es de banco de segunda linha. Estas novas atri-
buiGoes couberam ao Departamento de Habitar,ao Popular (DEHAP) a ao 
Devartamento Central de Programas Habitacionais cam Agentes do Go-
verno (DEHAG). 

Paralelamente, a CEF mantem sua atuaqo de banco de primeira 
linha. financiando diretamente a produgao ou a aquisigao de imbveis 

res i dens i a i s, atr;-aves do DEIMO. 

A l i nha de f i nanc i amento d i rec i onada Z*a produ~ cto de b  i xa renda, 
que comPoe o Programa de Habitawao Popular (PROHAP). gerido pelo DE-

HAP, inclui as seguinte modalidades de projetos: produc'io de conjun- 
tos habitacionais, Totes urbanivados. moradias em regime de ajuda 
mutua e moradias em regime de autoconstrugao. 

Este segmento da CEF opera com recursos oriundos do FGTS, com 
valor 1imito de financiamento de 1.503 OTNs por unidale habitacio- 
nal , com ,iuros var i ando entre 07. Para as operaG oes de ate 300 OTNs 
ate 6Y. ao  ano parr as operas es de 1.500 OTNs. e beneficia a popula-
Vao com renda familiar de ate de  saIarios minimos. 

As ac aes sao e::ecut;-adas, bas i camente, atraves day companh i its de 
habitaGao (COHABs) e p ref eituras munic1pai5, que, na qualidade de 

agentes promotores, estao encarregad;-as de equacionar os aspectos re-
lativos a aquisi(:ao de terreno. implanta4ao de infra-estrutura, pro-
du~ ao de moral i as e sel e~ ao de benef i c i ar i os. 

Um exame dos resultados deste elenco de aqoes, atualmente de-
senvolvidas no ambito d,-a DEHAP, revela uma heterageneidade no que 

concerne it os pro dutos al can g ado s (qua 11dade des moradias prod uzidas 

18 
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e sua IOcalizag~do na malha urbana) e a situagao financeira dos agen-

tes Iocais. 

As diferengas no desempenho destes programas estaao, possivel-

mente, associaadas mail aos padroes de gest~Cto local do que as limita-

vooes impostas pela atual estrutura do SFH. 

Nos Oltimos anon, tem aumentado a parcela da populaGao que per-
manece a margem das ar~oes do PROHAP. Isto - resulta da defasagem cres-
cente que se verifica entre o preco dos imaveis e os salarios, causa 
esta que nao pole ser enfrentada mediante simples alteragoes na po-
litica habitacional., ainda que esta careca de uma poIItica de subs i-

dios socialmente mais justa. 

Em 1987, cerca de 90 mil unidudes habitacionais foram contrata- 

daas peI o DEHAP , o que s i gn i f i ca menos de 17 7. da demanda der i vaada do 
cress i menoo demograf i co urbano Para a fa i xa. da populaagao cam menos 
de dez sal arios m'inimos, neste per iodo..6  

A Popular ao de renda media e alta e atendida Pela CEF em opera_ 
G oes de segunda 1 i nhaa, atraves do DEHAG (em que a modaal i dade Fie em- 
prestimo main importante destiny-se a produw'Zto de moradias atraaves 
Baas cooperatives habitacionais, tendo como fonte de recursos o FGTS) 
e em operag oes de pr i me i raa 1 inha , atrave -s do * DEIM0, que adm i n i stra 

Canto os emprestimos do Sistemaa Hipotecario (com recursos proprios 
da CEF) como os emprestimos vinculaados ao SBPE (com recursos origi-
nArios-da captagao de depositos das cadernetas de poupaangas). 

Neste segmento a CEF real iza, basicaamente, operaaroes cote juros 
var i ando entre 6/. ao ano par<a os f i nanc i aamentos de 1500 OTNs e. 10,5;'. 
ao ano Para os de 15000 OTNs. benef i c i ando, sobretudo , as f a m i 1 i aas 
com renda superior a de, salarios minirhos, onde se observa,, como 
principal dis>torGao, o distanciamento progressivo entre o custo das 

imoveis e a cap acidade de paagamento da pop uIagao, especiaaImente nos 

grander centros urbanos. 

A prop os i to, e poss i vel of i rmaar que j a se esgotaram as med i das 
do Governo no tocante as cordi~:oes de financ_iamento Para aatenuar a 
defasagem menc 1 onada e que a concesscao de novas fac i 1 i daades (reduGao 
dos juror, prolongamento do prazo de aamortizzagao ou concessao de ou-

tras formal de subsi,dios) implicaria custos sociais indesejaveis. 

6Para 1988, previa-se a contratagao de 130 mil unidades. Todavia, 
esta meta dificilmente sera alcangada, dadas as Iimita(;oes impostas 

pel a actual Pol i t. i ca econom ica, que restr i ng i u a contraata&Cao de no- 
vos f i naanc i amentos hab i teas i ona i s. polo poder pub I i co 1 ocal , v i saando 
a contencno do def i c i t puts l i co. 
A despeito da tentaativa de contornar este problemaa, mediante auto- 

r i aagao da CEF Para que as empresaas de construgao civil aatuem na 
produ4:io a comers i al i:_aagao de empreend i mentos na area de hab i taa;"Cko 
popular (na qualidade de agentes promotores, nos molder das 

COHAB s) . e pouco provavel que esta al ternaat i va tenha e;; i to. Pel a 
comp l e.: i dade e menor atrat. i v i daade. que envo 1 ve este t i po de operaq ao 
pram o setor Pr i vado. 
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Em 1987, a popul agao de renda reed i a e al to fo i' ob jeto da con- 
trata&ao de financiamento Para a ProduGao de cerca de 120 mil unida-

des habitacionais com recursos provenientes principalmente da capta-

cao de Poupangas. 

Uma analise das prioridades concedidas pela CEF revela um nivel 
de atendimento Zt demanda bastante elevado no que concerne a popula-
Cao de renda media e a1ta. As familias com renda inferior a cinco 
sala'rios minimos tiveram um atendimento inferior a 207. das necessi-
dades de novas moradias. Foi praticamente nula a cobertura a fai;:a 
da populagao com renda familiar inferior a tres s.alarios minimos. 

Para a faixa da populacao mais pobre, a CEF dispQe de um elenco 
de op;oes em suit linha de financiamentos, que contempla as princi-

Pais estrategias de que pode langar mao o poder publico Para o equa-
cionamento da questito habitacional. Lotes urbani ados, construrao ou 
melhoria da habitacao pelos proprios moradores, construgao sob a 
forma de mutirao, regularizagao fundi-aria e urban  accio de favelits 

ou Produgao de conjuntos de embrioes de habitar,oes sao Passiveis de 

financiamento atraves do SFH. 

A despeito dessa fle.:ibilidade institucional, os financiamentos 

tem-se concentrado na implantacao de conjuntos habitacionais atraves 
das COHABs, cujos custos de produgao sao inacessiveis Cts farnilias de 
menor poder aquisitivo, que, desta forma, ficam na pratica e:*:cluidas 

do*Programa de Habitagao Popular da CEF. 

Este caritter excludente do SFH acentuou-se nos ultimos anon e 
estaa associado a fatores de ordem politica, financeira e operacio- 

nal. Politica, na medida em que a producacr de lotes urbaniz-ados ou 
unidades-embrioes nao provocam impacto imediato junto tt popular~ao, 
semelhante ao produvido pela construO'to de um conjunto habitacional. 
Esta ultima op~:ao atende tambem aos interesses da industria da cons-
truq'io civil. Financeira, porque ao longo do tempo o Governo retirou 

gradat i vamente os subs I'd i os cred i t i c i os, capa es de v i ab i 1 i ar it de--
mandit Pelos f i nanc i amentos que atendem a popul i-t~a o de renda i of er i or 
a trigs salarios minimos, sem comprometer o equilibrio financeiro do 
SFH. Operac i onal , dadas as .11 f i cul lades cam que def rontam os agentes 
promotores e f i nance i ros Pura oper:tr, com uma c 1 i entel a ma i or, em- 
prestimos de pequeno v alor e de maior risco, pela mitior instabi1ida-

de dos rendimentos desta camada da popu1agao. 

P o r f i m, pode-se ass i nal ar que o restitbeI ec i men to de um f 1 u;.;o 
de i'inanciamentos habitacionais, em numero coedizente com a a t u a 1 

citrcnc i a de monad I its, pit rece imp r`i,v.tveI no contexto da atual pol It i - 
cit econom i ca. Uma it  teraaao no perf i 1 de f i nanc i amentos d it CEF r)o 
sent i do de pr i v' leg i ar its camadas ma i s pobres da popul4tcdo. esbarra . 
al em do obsti{cul o j ii apontado, na d e c i sao do G o v e r n o de. f o m e n t a r um 
programit de m u t i rGio h a b i t a c i o n a I com recursos al ocados, sem retorno. 
ao poder publico local, que r e s t r i n 9 c a medio a 1oncio prazo, c,  seu 

n i v de abrangenc i a, comparat. i vamente aos ofe i tos dit Best i nitG~Cio 
desses mesmoc, recursos a uma politica de subsidios mais justa, no 

Limb i to do SFH. 
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b. Os Frogramas do MHU e da SEAC 

Os programas de mutirao habitacional geridos pelas duns insti-
toiqaes tem caracteristicas semelhantes. Ambos sao financiados com 

recursos do Tesouro, repassados ao poder pWblico local mediante con-
venios, a destinam-se basicamente it aquisii;ao de materiais de cons-
truCao Para producao de moradias sob a forma de mutirao. Dos gover-
nos locais exigem-se, em contrapartida, os terrenos a uma infra-es-

trutura minima. Os benefici~crios, alem de fornecerem mao-de-obra pa- 
ra a construgcio. devem pagar, durante um per'iodo de cinco a nos , 
prestagoes mensais nao superiores a 10% do salnrio minimo, 

0 Governo Federal, em 1987, assumiu compromissos Para a produ-

gao de cerca de 300 mil moraidias, das quais: 127 mil financiadas Pe- 
n CEF com recursos da captacao de depositos em cadernetas de pou-

panra a 80 mil mediante convenios fir-mados pelo"MHU cam recursos do 

Orcamento da Uniao. 

messes programas, foram ap 1 i cados ear 1987 apro:; i madamente Cz'$ 
63 milhoes, sendo Cz$ 13 milhoes pela CEF/FGTS, Cz$ 47 milhoes pela 
CEF/SBPE e Cz$ 2 milhoes pelo MHU. 

As i nformag O'es obt i das junto a SEAC d'a'o conta de que, no tr i e-_ 
nio 1985/1987, esta institoi~ao financiou a produ~:ao de 80 mil mora--

dias. 

As sociedades de credito imobi1i<<rio privadas praticamente dei-
xaram de financiar novos empreendimentos em 1987, em vista da evascio 

pie recursos do SBPE e das i ndef i n i goes e:: i stentes quanto as respon- 
sitb i I i lodes sobre a cobertur,a dos res i duos dos f i nanc i amentos habi- 

t a c i o n a i s . 



111. A POLiTICA E OS PROGRAMAS FEDERAIS DE SANEAMENT0 

3.1 PoliAica de Saneamento 

A atuacao federal no campo do saneamento basico nas areas urba- 

nas ocorre, principalmente, atr-aves do PLANASA e da FSESP.7  0 
Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) foi institucionalizado em 
1971, com o objetivo primordial tie eliminar o deficit de saneamento 
no Brasil, atraves de programas de financiamento as companhias esta-
duais de saneamento b~sico (CESBs). A atua0'Ao do PLANASA, dentro do 
Sistema Financeiro do Saneamento-(SFS), pautou-se desde o inicio 
pelos seguintes principios: a) centralizagao das decisaes na esfera 
federal: b) limitagao das aplicaGoes a fundo perdidoy' e c) institui-
cao de um sistema de financiamento auto-sustentado (via tarifas) com 
captac'zio autonoma de recursos em relagao ao orgamento fiscal.°' 

As aGoes polfticas e programaticas do Governo Federal seguiram 
esses principios com relativa facilidade e, enquanto a economic bra-
sileira experimentava crescimento economico rapido, as awes de sa-
neamento bzisico urbano privilegiaram o abastecimento de dgua dos es-

tratos de renda mais elevados. Ao longo do tempo, o modelo PLANASA 
passou a receber cr'iticas as mais diversas, principalmente na epoca 
em que o Pais passou a e.;;perimentar um periodo de crise economica, 
isto e, a partir do inicio dos anos 80. Estas critical mostram que a 
central iazacd`o das decisoes pelo Governo Federal introduziu, no campo 
do saneamento, uma serie de distortoes nos padroes de atendimento, 
merce das diferenGas regionais marcantes que caracteri--am o Pais. 

Al em disso, na medida em que as aq,oes•de abastecimento de aqua 
e de esgotamento sanitario passaram a ser dirigidas, tambem, as po-
pula4oes mais pobres, um maior aporte de recursos a fundo perdido se 
fadia necessario, tornando imperiosa uma mudanga qualitative no GFS. 

Finalmtnte, as informaGoes sobre o grau de endividamento das C E S B s 
parecem indicar que o Pal's esta muito longe de ter um, sistema de fi-
nanciamento para o saneamento basico auto-sustentado, via t'arifas. 
Neste ponto, Cabe enfatizar que esta frustragrio se deve, em boa me- 

d i da, a fatores e::o genes ao sistema,  como por e:.emp 1 o << pol i t i c a do 
Governo de utili•ar as "tarifas publicas como anfortecedores de ten-

sops inflacionarias". 

Numa tentativa louvave) de organizar a discussao ampla sobre a 

questao do saneamento bas i co, f  i c  i ada, atrave's d P o r t a r i a GM/n0 
142/85 de 16/10/8'5, pelo MHU, a Comissao de Reformula~ao do Sistema 
Financeiro do Saneamento. Esta comissno promoveu um amplo debate so- 

- - /ParaumadescriO*io detalhada do PLANASA e FINANSA, ver AneXo III. 

°Ver BIER, AMAURY G. et alli - A Crise do Saneamento no Brasil: Re-
forma Tributaria, uma F=alsa Resposta in "Pesquisa e Planeiamento 
Economico vol. 18, na 01, abril de 1988. peg. 168 e segs. 

91de, m pag. 176 

4t AL - 
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b r e as questoes a envolveu a participaF'io de praticamente todas as 
entidades interessadas. 0 relatorio final desta comissao recomenda, 
entre outras, as seguintes modifictar.oes:10  

a. Aspectos Politico-Institucionais: 

- enfase no desenvolvimento de pol'iticas que democrat izem as 

oportunidades, reconhecam o perfil socio-economico dos usuarios e 
apoiem decidi dam ente as iniciativits de quem luta para meIhorar sua 
qualidade de villa: 

definicao de diretrizes Para o setor pelo MDU (atual MHU), 
cabendo ao BNH ( CEF) a f unGoo de a genc i a f i runt e i ra de fomento Para 
o desenvolvimento urbano, 

inclusao da limpeza urbana como tatividade passivel de receber 
financiamento do SFS; 

-- constitui0to de uma Carrara de Avaliagzio a Acompanhamento da 
Politica National de Saneamento, no a_mbito do MHUr 

- exploraG o dos servigos pelo Municipio, conforme o principio 
bias i co da autonom i s mun i c i pal , responsaavel a sol i dzir i a r 

inclusao na ConstituiFc'~(o de paragrafo especifico, determinan-
do os niveis minimos de habitabilidade a que deve ter direito o ci-
dadzio . bras i l e i ro ; e 

- institucionalizaqz'_'to do Sistema National de Recursos Hidricos. 

b. Aspectos Economico-Fintanceiros: 

- tap] i c aq ao de rec ursos or q  amenti+r i os da Un i Rio no BNH ( CEF ) , 

que perm i t=am adequar as cone i oes oe emprt?st i mos, espec i a l mente Gas 
taxas de juror, as car:acter i st i cas soc i a i s dos empreend i ment-os f i - 

nanciados 

-- c r i a0 ito dos Conse 1 hos E stadua i s de Staneta.mento (CES) e dos 
Fundos Estaduais de Stanetamento (FES). Estes ultimos leveriam substi - 
tu i r os atua i s FA Es e tab ran cier outras i ntervenq oes no cameo do sa- 
neamento. como drenagem e Iimpeza urbana 

- necess i dade de se el aborar umta nova 1 eg i sl acao tear i flAr i a, pa- 

rA atender as pecul i tar i lades de cada c i dade. mantendo-se a pro gres- 
sividade tar ifaria e os subsidios cruzados; e 

- real izzir pesquisas cam o objet ivo de aumentar a produtividade 

do setor e desenvolver tecnologlas de bai.xo custo. 

-- 1 QComisst'ode Reformula,; o do Sistema Financeiro do Saneamento`? Re- 

1 ator i o Finial , vol . 1, Brasil i a. 1936. 



Em que pese ao acerto do diagnostico e a coerencia das proposi-
Goes apresentadas em fevereiro de 1986, data em que o documento foi 

encaminhado ao MDU, ate hoje muito pouco foi feito em termos subs-
tantivos para uma reformula&do Profunda do SFGS e do PLANASA. Na 
realidade, alem da lncorporagao do $NH pela CEF, observa-se apenas 
major fleribilidade na ineluscio dos Municipios que detem o seu pro- 
Prio servigo de aqua a esgoto nos programas de financiamento do 

• PLANASA. 

Uma ve que o Pais continuou em crise a que praticamente nada 
foi feito Para solucionar o problema de endividamento das CESBs. em 
1987 o PLANASA continuou a enfrentar a questao da inviabilidade eco-
nomico-financeira daquelas companhias. 

"A ova" situaGa`o das Empresas Est aduais de Saneamento a conse- 
quencia dos altos investimentos reali ados, seja pela utiliza~:aio de 
tecnologias sofist'icadas, seja por Coda sor-te de desperdicios. A re-
ceita operacional dessas empresas apenas equivale as despesas de ex-

ploraGc'~'io, sendo o servigo da divida coberto, em grande parte, por 
novos emprestimos, situaGc~_Ao esta em que se perpetua uma defasagem 
entre a receita e as despesas totals. Anteriormente, Para cobrir o 
deficit. vinha sendo pra*tica corrente a renlizaGao de subsidios por 
parte dos Estados Z"As Companhias de Saneamento, o que atualmente na"o 
mail esta sendo ponsivel 

"A recuperaOio financeira dessas companhias deverit necessaria-
mente passar pela reformulaGc--to tarifa'ria que hoje se apresenta de 
forma injusta, pois privilegia o conforto de uns poucos as custas 

dos riscos " saude de parcelas e;:pressivas da populaG'Z'(o". 

'As Companhias de Saneamento estcio atualmente elaborando planos 
de recuperaG`io financeira a partir da elevaq~o das tarifas dos ser-
vigos, Para se viabiliAzarem financeiramente".11  

Um posicionamento ligeiramente diferente e expresso pelf Asso- 
c iaGio de Empresas de Saneamento Basico Estaduais (AESBE)I~',, que 
procura demonstrar que, no conjunto, as CESBs tiveram um grande 
avanco em termos de produtividade -- o numero de empreaados/localida-
des operadas reduZiu--se em 13.57. e o numero de economies atendi- 
das /empregado sub i u 14.6'/. no Per i odo de dezembro/u:' a dezembro/85. 
Estes indicadores fisicos, juntamente com a melhoria de alguns indi-
cadores financeiros, fizeram com que o custo do servigo/economic 
caisse, em termos reais, 10,IY no mesmo perfodo. 

--------------- 
11CDU/IPLAN-Programa de.  Acdio Governamental-PAG: Problemas e Dificul-- 
dades de Implementago. Brasilia, 21/12/S7, pegs. 7 e 8. 

12Ver AESBE: ProposiGoes Emergenciais de Recuperarao Economico-Fi-
nanceira das Empresas Estaduais de Saneamento com Repercussoes no 
Exercicio de 1986. 



Segundo a AESBE, as principais causas das dificuldades finan-
ceiras sao uma Politica tariftiria inadequada e it e,xpansao dos servi-
I;os as regioes perifericas e lovalidades ou nucleos urbanos de pe-

queno Porte. Dado o baixo padreio de consumo dessas populagoes, ocor- 

• re um decre'scimo real da tarifa media e, consegUentemente, da recei-
ta operational por unidade abastecida. Alern dessas, a AESBE tambem 
aponta como causa as consequencias negativas do Plano Cruvado. 

Erg 1957, dois novas programas de saneamento basico, complemen- 
tares ao PLANASA, foram cr i ados para atender as popul a+-, oes de ba i xa 
renda. 0 Projeto Experimental de  Saneamento Boisico Para a Populara"o 
Pobre (PROSANEAR) v i sit mel horar as cony i G aes tie  v i da da pop ul agi'io 
tom renda ate dois salarios minimos, localiZada nas Periferias das 
regiWes metropolitanas e das cidades de porte medio, atraves da 
oferta de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpe-za ur-
bana a drenagem pluvial. Por seu turno, o Programa Nacional Urbano 
de I n s t a I a c es Hidr~iuIico - Sanitarias D o m i c i I i a r e s Minimas (PRONID) 
tambem dirigido ao m e s m o pubIico - meta,, visa c r i a r condiGo'es sanita- 
rias adequadas e de bai:<o custo no interior dos domicilios. Ambos os 
programas nao lograram desenvolvimento em 1987. Em que pese a exis-
tencia de alquns protocolos de intengoes firmados com alguns Esta-
dos, n'Z'Ao foi possivel iniciar a execuq.do do PROSANEAR, uma veZ que 
nao houve definiCa"o quanto aos recursos do Banco Mundial. Ouanto ao 
PRONID, seu inicio foi impedido pela falta de aprovav'zio de recursos 

suplementares Para o MHU. 

Diante do exposto, Pode-se concluir que, durante o ano de 1957, 
em termos de Politica National de Saneamento Basico, ncio foram inau-

guradas novas iniciativas compativeis com a magnitude dos problemas, 
nem modificada, significativamente, a qualidade da aGGio governamen- 

tal. 

No ambito do PLANASA foram real izados. durante 1987, investi - 

mentos equivalentes a 16:2,0 milhoes de OTNs, sendo 62,51 em abaste-
cimento de aqua, 31 .07, em esgostos sanitarios e os restantes 6,51 em 
drt ni qeo urbana. Ou sej a, o PLANASA cant i nuou dando enfase aos pro- 
gramas de i mpl antagao e e,xpans

,
<

_
<o oe  s i stemas de abastec i mento tae 

aqua. A mod i f i cagao ma i s express i va e o aurtiento, em re  aga'o aas ittICIS 
inter i ores, da part i c i p:.tq~Cco d.zts comun i dudes tie pequeno Porte, merce 
do aumento da contribuigno dos governos estadua1s.( Tab eIa 8, em ane-

xo). 

Como Jecorrencia. direta da atua~:rio do  Governo Federal atraves 
do PLANASA, a popul aq'io urbana atend i da com s i stemas tie itbastec i men- 
to de aqua a redes de esgotos atingiu o total de 73,5 milhoes e 27,9 
milho"es de pessoas, respectivamente, em 1987. (Tabela 7, em ane}:o). 
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0 Ministe'rio da Saude. por meio da Fundacao Servicos de Saude 

Publica e mediante convenios com secretaries estaduais de saude, 

continuou a implementagao dos seguintes projetos de seneamento basi-
co: a) construc*a'o a ampliaq.ao de sistemas de abastecimento de agues 
b) seneamento basico em pequenas localidadesir c) melhorias sanitn-
rias domiciliaresa e d) construrao a ampl - iaGao de sistemas de esgo-
tos. (Tabela 9, em ane;:o). 

Alem disso, a FSESP, visando proteger os investimento feitos 
Pela Uniao nos sistemas Publicos de abastecimento de ague e esgota 
mento sanitario atrave's de projetos especiais, tem estimulado a 
criacao de autarquias municipais destinadas iaadm1nistracao, opera-
cno a manutengao dos sistemas. Tsto e feito atraves do Pro9rama de 
Assistencia Tecnico--Administrativa. Em 1937. a FSESP prestou essa 
assistencia a 571 sistemas de abastecimento de aqua, beneficiando 
cerca de 4 milhoes de habitantes. 
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INDICADORES DA SITUAG40 URBANA 

As informaitaes dispuniveis sobre a situaG o da popu1aga'o e dos 
domicilios urbanos tem, em geral, uma defasagem de dois anon, e pro-
vem da PNAD/FBGE. Assim, a maior parte dos dados deste capitulo e 
relativa a 1986, periodo fortemente marcado pelos efeitos do Plano 

Cruzado. Para 1987, dispae-se de informagoes sobre emprego e renda 

da Pesquisa Mensal de Emprego e Licencas para Construgao (FIBGE), 
bem Como sobre eIevaGdo dos custos da constru~ao habitacionaI tCai-
xa Economica Federal). 

A. DIHaMICA DEMOGRAFICA, EMPREG0, RENDA E GRAU DE URRANIZA~A-O - 

As projego'es ma is recentes sobre a evol da populaip'io bras  
 

- 
leira sao encontradas nit PNAD/86.13  Essa pesquisa estima que, em 
1986, a popular:Cio total era de 135,6 milhoes, sendo 98,8 milhoes re-

sidentes em -treas urbanas, o que corresponde a um grau de urbaniza-

Vao de 72,8%. 14 . 

Para esse mesmo ano, a PNAD estimou que as nave regioes metro-
pol.i tangs ter i am uma populaGtio res i dente de 42,1 milhoes de pessons, 
o equiva-lente it 42,6% do contingents urbano. Assim, o processo de 
rer_oncentrait~Eio da popu 1 ai~'zio urbana em to i s areas minter i a o seu cur- 
so, passando, do indice de 42,4'/. em 1455, para 42,67.., em 1986. 

De acordo com a PNAD/86, a populaq<io urbane teria crescido, em 
numerbs absolutos, no periodo 1985/1986, em cerca de 2,5 milhoes de 

pessons, sCando que as regioes metropol i tangs responderam p o r 527.. 

dente crescimento (1,3 milhao). 

Alguns estudos, entretanto, mostram que as projeGoes d-a PMAD 
superkstimam cl crescimento da popula~'io total. A distribuic.ao no 
quadro urbano e rural seria diferente do publicado pela FIBGE, em 

r a z a o das riip i das mod i f i cap ots nas ta,cas de fecund i dade e nos pa- 
~' 

drQes da m i 3ritga0 camp 0-c i dale. 1 5 

i Fundairao -  IBGE. "Posquisa Nacional por Amostra de Domicilios". 

1986. 

14 Grau de Urban iaacd`o = populalr<<o urbana/populaGZto total (em %). 

15Ver por I o : ARIAS, A.R. - "Rev isando a PNAD - ForG4t de Traba- 
Iho a Lug. dos Resul tadus B i `~ul gados na DO'cada de 8O - Vers'io Pre- 
1 i m i nar" - Sem i nz"A'r i o de Aval i aGao das PNADs, ABEP, junho de 1988, 
c6ptit xerox e op.cit. em (4). 

~8 
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Seguindo este raciocinio. Camarano, Beltr<io a Neupert16  proje-
taram, coma o mais provivel, o quadro da popula~ao brasi1eira expos-
to na Tabela 10. 

Essas projeqoes divergem dos dados da PNAD/85, que apresentou 
®s seguintes resultados: popula~:'a'o total (132,7 milhoes); popular,'z;o 
urbana (96,3 milhoes) a grau de urbanizaG~C'I.o (72,67.). Para esses au-
Cores, o Brasil teria no ano 2000 cerca de 170.milhoes de habitan- 
tars, a rdestes, apro:: i mad amente 135 m i 1 hoes v i venrdo em i re as urbanas, 
o que corresponde a um grau de urban i zap 'o de 79,27.. 

As informa0oes mais recentes sabre a evoluq"ao da PEA nas iireas 
urbanas s'a'o or i undas da PNAD/86. Segundo esta pesqui sa, em 1966 o 
Pais apresentavaUma PEA urbana de 41,5 milhoes de pessoas (73,IX dill 
PEA total), revelando um crescimento de 3,7/. em relag'a'o a 1985 (40,0 
milhoes). 0 crescimento da PEA urbana no periodo 1985/1986 superou o 
crescimento dit PEA total (2,1X) e da PEA rural (2,1X). 

Em 1986, a PNAD mostra que houve um aumento significativo no 
numero de pessoas empregadas nas at i v i dardes urbanas, no Bras i 1 , a 
exce~:ao dos ocupados no ramo "Outras Atividades Industriais", que 
registrou querda de 3.2Z em relac~co a 1985. 0 crescimento percentual 
do numero de pessoas ocupadas por setor no periodo 1985/1986 foi o 
sequinte: Industria de Transformagdo. 13,6%. ►  Industria da Constru- 

o 14,8/. Comercio de Mercadorias, 6.5'/.; Prestagao de ServiGos, 
3.0: Sery i cos Au„ i 1 i ares das At i v i dades EconcIm i c<<s, U.6X' Transporte 
e ComunicaCao, 2.9X; Social, 8.7X', Administragao Piiblica, 9,07.. e Ou- 
tran At i v i dades.  

A distribuiqc~'ko das pessoas de 10 anon ou mais residentes em 

iireas urbanas, segunrdo as c.l asses de- rend i mento mensal em 1986 
(P14AD>, revela que, ao 1ado do aumento no numero de empregos, houve 
tambem alguma melhor1it na distribuiG~C`ko Ada renda: 

CLASSE DE RENDA X DO NuMERO DE PESSOAS COM RENDIMENTO 

(Em Salz_'Arios Minimos) 1980 1986 

0 - 3 SM 69,21 64,01 
+ 3 - 10 SM 24.08 27.43 

+ 10 - 20  SM 4,57 5,41 
. + 20 SM 2,14 2.65 

T 0 T A L 100,00 100,00 

16CAMARANO, A.A.: BEL.TRaO, K. e NEUPERT, R.- "S~culo.XXI: A Ouantas 

e Onde Andarz, a Popul at; z-to Bras i 1 e i ra" IDEA/PNUD . Junho de 1983. Co- 
pia Xerox. 
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0 numero de pessoas de 10 anos ou mais sem ren-Jimento <  em rela-
~ao ao numero total de pessoas de 10 anos ou mais, caiu, de 35,5% 

Para 37,9'/.. 

A melhoria na distribuigao da renda, em 1956, pode ser observa-
da tambem na distribuiG'io do numero de domici1ios perticulares (per-
manentes) urbanos, segundo as classes de rendimento mensal domici-

liar (PNAD/56)e 

CLASSES DE RENDIMENTO 
(Em Salarios Minimos) 

Ate 2 SM 
+ 2 - 5 SM 
+ 5 SM 
Sem Rendimento 

Sem Declarac-ao 

T 0 T A L  

DO NU`MERO DE DOMICiLIOS URBANOS 
1985 1936 

X5,64 19,92 
34,53 32,91 
35,49 45,62 
4,55 0,56 
0,76 0,99 

100,00 100,00 

Os dados disponiveis Para 1957 s o oriundos da Pesquisa Mensal 
de Emprego da i=undaq'io IBGE, que estuda o comportamento do setor nas 
leis maiores regioes metropolitanas (Recife, Salvador, Belo Horizon-

te, Rio de Janeiro, Seto Paulo a Porto Alegre). Nestas regioes, a PEA 
cresceu 2,3% em relagao a 1956, conforme mostra a Tabela 11 ern ane- 

A taxa m6dia panderada do desemprego abertol7, nestas seis re-
gioes metropolitanas, passou de 3,59% da PEA ern 1956 Para 3,73'/. em 
1957, apresentando as variawoes constantes da Tabela 12. 

Ouanto a o s niveis de renda, as irifo rm. aGoes Earn 19°.7 mostram 
que o rendimonto medio real das pessoas ocupadas em Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre decIinou. Em todas estas 
regioes metropolitanas, a queda ficou em torno de 107., comparativa-
mente com o ano de 1956, exceto em Belo Horizonte onde permaneceu 

estctvel . (Ver Tabel it 13) . 

2. CONSTRU~aO HALITACIONAL E LICEN~AS PARA C0NSTRUIR 

A construc'a'o de habita~;oes. em dez cidades pesquisadas p e I a 
FIBGE no ano de 1957, situou-se em nfveis inferiores aos de 1956 em 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre e Brasilia, 

i 7Pessoas Desocupadas em relacAo as Pessoas Economicamente Ativas. 
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e em n i ve i s super i ores em Belem, Fortaleza, Recife. Salvador e Cur i -
tiba.l 8  

Os niveis observados em 1987, bem como os de 1986, Mostram for-

te retragao n  cons truo; 'it o de htab i tai oes, se comp ar ado s com 1980. Es-

ta redugao torna-se bastante acentuada a partir de 1983, ano que 
miarca o iniicio da crise recess iva da presente decada. Ver Tit belit 
14). 

3. CUSTOS DE CONSTRU 40 

No exerc i c i o de 1987, os custos da construe ao hab i tac i onal el e--
varam-se substancialmente, apps o intervalo de pregos estaveis oca-
sionado pelo Plano Cru-ado. A elevacao media do custo do m2  da cons-
trucao em 1987 f o i do 3;2,46% Para o Pais como um todo. As varia0oes 
ocorridas nas macrorregioes e nos Estados estao registradas na Tabe-
lc 150 

4. PRINCIPAIS CARACTERiSTICAS DOS DOMICiLIDS URBANOS 

Nao ex,  istem dados dispon'iveis so.bre os domic11ios urbanos em 
1987..As informaqoes mais recentes Sao da PNAD/86. da FIBGE. 

Naquele ano, o Pais possu1a 23,5 milhoes de domicilios particu - _ 
lares permanentes nas areas urbanas. sendo 63,397. praprios, 27,48X 

alugados, 8,85% cedidos e 0.2147. com  outra forma de ocupac.ao. 

Cerc a de 88.72Z' dos dory i c i l i os eram a-bastec i dos por retie gera l 
de a gun , 7.52% p or p oi; o ou na sc ente e 3 . 767. de outrce f orma . 

A Wltima informaGao disponivel sobre esgotamento sanitario e de 

1984 (PNAD). quando 30,9% dos domici1ios era  1igados it rede geral. 

A Tab ela 16, em ranexo. apresenta as princiPais caracteristICAs 
dos domiciIios urbanos em 1981. 1985 e 1986. 

180 1ngLJbrito~McnsaI sob re EdificaGoes(FIBGE) re-gistra a evoIuw -Zio da 

area residential (m 1icenciada nas p ref eituras munic.ipais d a s 
principals cidades do Pais. 
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DESCRIG40 DO PRODURB 

0 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, da Cai.:a Econo-

mica Federal, engloba os seguintes programas do extinto BNH: Progra-
ma de Complementagiio Urbana (CURA): Programa de Financiamento Para o 
Planejamento Urbana (FIPLAN)y Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
de Polos Economicos (PRODEPO) e o PROMORAR-Infra-Estrutura, Regula-

riza6a'o Fundiiria e Lotes Urbanizadose 

Seu objetivo principal contempla financiamento (com retorno), 
direto ou por meio de agentes financeiros, para Estados, Municipios 
e iniciativa privada, com vistas ii promoc'a'o das seguintes agoes: 

® realizaq*io de levantamentos,.estudos e pesquisas relati vas ao 

desenvolvimento urbanoy' 

elaboragao de planos, programas a projetos. de  desenvolvimento 

urbano. 

a 
montagem e atualizagao de cadastros tecnicos'y 

realizag'o de obras de infra-estrutura e instalaq'zio de equi-

pamentos urbanos, para acelerar o adensamento populational em a"reas 

de ocupaq'io prioritnriay 

instala0a'o e/ou melhoria de equipamentos e servigos urbanos 

em areas ja adensadas, incluindo as de interesse historico, em espe- 

cial aquelas ocupadas pela populaccio de baixa renda. obi eti van do. o 

crescimento equilibrado das cidades; 

produG'ao e/ou comerciali`agR0 de Totes dote{dos de infra-es- 

trutura adequada, como alternative habitacional 

urban de glebas des tinadas a projetos habitacionais in- 

tegrados que atendam a d i ferentes fa i xas de renda 

instalagido de equipamentos e servi~:os urbanos destinados 
populaq~o dos n6cleos de apoio a empreendimentos de polari acao re-

gional: 

urban iza~ao em areas de subhabitacoes: 

reculari aGRio fandiaria em areas de subhabitaioesj 

constituiq<<o, de projetos de desenvolvimento de comunidades 
vinculados a programas de desenvolvimento urbanos 

i nst -al ariio de i nfra-estrutura, equipamentos e sery i Gos em pe- 
quenos nucleosr 
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1. EXECUgaO DG PROGRAMA 

Os financiamentos sa'o concedidos diretamente pela CEF como ban-

co de primeira linha, ou coma Banco de segunda linha por meio de 
agentes financeiros (Caixas Econdmicas e bancos estaduais, compa-
nhias de habita~'C~'Ao, bancos de desenvolvimento e outros agentes auto- 

riaados pela CEF). 'L aRentes Promo es os orgAos da administragao 
direta ou indireta dos Estados, TerritGrios, Municipios, Distrito 
Federal, a iniciativa privada e outros actorizados pela CEF. Os p~-
tu~cio5 finais poderao ser governos estaduais, municipals, dos Ter-
ritorios, do Distrito Federal, concessiona'rias de servigos pub]icos, 
ini-ciativa privada, empresas publicas, pe-ssoas fisicas a outros, a 
criterio da CEF. 

2. ITEMS FINANCIAVEIS 

Os empreendimentos do setor public.o podem receber da CEF recur-
sos de ate 90Z do valor total de cada um dos seguintes itens„ custos 
de pianos, programas, pro,jetos, estudos a pesquisas; custos de obras 
e servigos necessarios a instala~'o da infra-estrutura geral a dos 

equipamentos comunita'riosy custos de aquisiga"o de terrenos a indeni- 
acao de benfeitorias; taxi de administraq~c`(o da CEF, contribuiG~o 

Para o PRODEC; remunera4do do agente promotor;' seguros a despesas de 
legal izaG'c~'ko. Os empreendimentos que beneficiam exclusivamente a po- 

pulaG -ao de ba.ixa renda recebem da CEF financiamento de ate 100X em 

calla item. 

Os empreendimentos do setor privado, quando este detiver a pro- 
pr i edade da area cui a urban i zai;~C-'io e parcel amento for de i nteresse da 
municipalidade, recebem financiamento de ate 60;/. do valor dos se-
guintes itensm custos de pianos, programas, pro,jetos, escudos e pes-
quisas, obras e servigos necessarios a instalaGaio de infra-estrutura 
em geral e de equipamentos comunita'rios, aIGwm da to>:a de administra -
qao da CEF. Os recursos nestinados a f1nanciar empreendiment.os pri-
vados n~c--Ao poder~c*io e::ceder a 57.. do orcamento anual do PRODURB. 

3. CUSTO DOS FINANCIAMENTOS 

a) Taxas de Administra~no 

Incide sobre todos os financiamentos, tanto os efetuados pela 
CEF como os realizados por agentes financeiros, uma taxa de adminis- 

traq io de ate do valor do emp re st i mo , desc ontados pela CEF de ca- 
da parcela liberada. Ds agentes promotores podem, por sua ve , co- 

brar ate 12-7 do valor das obras e sere i Gos a t i t.ul o de remunera~:(.Ao 
pelos servicos prestados. No caso de emprestimos Testinados a lotes 
urban  zZados Para a popula~no de baixa renda, a remuneraaCio dos agen-
tes promotores podera' ser de ate d% do valor das obras e servigos. 

b) F i n a n c i a m e n t o s E f e t u a d o s D i r e t a m e n t e pela CEF (como ban 
co kIP p r i m e i r a l inha) 
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Ouando a CEF atua coma agente financeiro, isto e. como banco de 
pr i me i ra l i nha, as cond i i; es de f i nanc i amento, alem dtas taus des- 
critas no item anterior, abrangemv 

- Prazo de Carencia: e o prazo previsto Para a execugao das 
obras a servicos, acrescido de ate seis meses. 0 prazo total naao po-
dera eviceder a 36 meses. 

Juros {n carencia e n  amortizarao}: variiiveI de ?,S/, a 
10.5% apa.. de acordo cam a Uri idade da Federaq'io com capitaIiza(,aao 
mensal. Mas operacaes de emprestimos incidentes sobre projetos de 

totes urban iz.ados destinados a populagao de baixa renda. a ta.:a de 
juror sera calculada de acordo com as normas'vigentes do SFH. 

~- Prazo de Amortizac:ao dos Emprestimos: ate 1O anos, nas opera-
qoes no incidences (isto e, que nao sao repassadas para mutuarios 

que sejam pessoas fisicas) sobre e::ecuc,ao de obras e sereic.os: 

ate 10 anos, nas operaGoes vbltadas e;<clusivamente para a 
elaboragao de planos, programas. projetos, estudos e pes-
quisas 

ate 75 anos, nas operacoes de-emprestimos incidences sobre 
projetos de lotes urbani adds destinados a populagao de 
b a i x a renda. 

- Sistema de AmortiztacCiom Sistema Frances de Amorti`a~rio (Tabe-' 
la Price). 

c) Financiamentos Efetuados Atrave's de Agentes Financeiros 
(como banco de sevunda linha) 

Quando os emprestimos saa repassados aos mutuarios atraves de 
agentes financeiros., alem dos custos e condicoes descritos acima. e 
admitida a cobranta pelo agente financeiro de urn diferencial_ de ju- 
ros d.e ate* 1Y.. ao ano, cap ital izado mensalmente nas operacaes de em- 
prestimos nno incidentes. 

Nas operasoes de primeira linhca, atuando a CEF como agente fi-
nanceiro, o diferencial de juror de 17. tambem e acrescido a todas as 
operacoes de financiamento. 

d) F i n a n c i a m e n t o para Comercia]izacao de Lotes Urbani -ados 
para a PopuIacao de Ba1xa Renda 

- Juros. calculados de acordo com as normas vigentes no SFH. As 
ta.;aS j inc1uem 1.5/., correspondentes a diferencial do agente fi - 
nanceiro. 

- Prazo de AmortizaGao: ?S anos. 

-- Sistema de Amortizagao: Tabela Price. 
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Estes cone i ®es tamb6m se apt i cam aos f inanc iamentos conced idol 
pelos agentes financeiros para aquisicno de lotes urbani ados pela 
iniciativa privada, conforme sistematica do PRODURB. 

8 e) Correia cto Monetar i a 

A correcao monetaria plena e" aplicada em Codas as operagoes de 
cred i to do PRODURB , e os i nd i ces sao estabel ec i dos de acordo com a 
l eg i sl aca,o em vigor. 

4. GARANTIAS 

As garantias solicitadas pela CEF incluemo vinculaGao tempora-- 
ria de receita3" fianga ban c<<ria; caugao de d ire itos creditariosy' hi -
poteca de 12 grau de imovel, sendo'que, nos casos em que a CEF atua 
como banco de segunda linha, a hipoteca devera ser--lhe caucionada, e 
outran a criterio da CEF. 
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DESCRI~40 DO PLANASA E DO FINANSA 

1. 0 MODELO PLANASA 

0 Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) foi instituido em 1971 
com o objetivo de eliminar o deficit de saneamento no Brasil, nota-

damente dos sereigos de abastecimento de aqua e esgotamento sanita-
rio. Alem disso, o PLANASA se propoe a equacionar, de forma Perma-
nente, a oferta e a demanda desses servicos no Pais. 

0 Plano a executado Pelos Estados, de modo descentralizado, 
atraves das companhias estaduais de saneamento basico (CESBs), que. 
recebem dos Municipios a concessao dos servigos. 

Os investimentos realizados pelas companhias estaduais sao fi-
nanciados Pelo S.istema Financeiro do Saneamento (SFS), coordenad© 
Pela Caixa Economica Federal, que recebeu tois fungoes com a incor-

poraq"o do Banco Nacional da Habitaq'a'o, em 1986. 

Os recursos necessarios a implementaG:io do PLANASA advem do 

Programa Financiamento Para Saneamento (FINANSA), gerido pela Cai.xa 
Economica Federal, dos Fundos de Financiamento Para Ag.ua e Esgotos 
(FAEs), criados em calla Estado onde o PLANASA e executado, e de 
eventua1s ap1 1cctCO es a fundo perdido pelas tres esf era s de Governo. 

Os fundos do FINANSA sao ori 9inarios dos depositos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servirro, de recursos,proprios da CEF e de em-

Prestimos externos. Os FAEs sao fundos rotativos estaduais, formados 
com recursos orcamentarios -Jos Estados. A participaGao de calla Esta-
do e limitada a 7.. de sua receito tributaria. 

Os i nvest i ment.os das concess i on<<r i as sao f i nanc i ados em 505 pe-- 
los FAEs. Quando o Estado nao consegue integralizar sua parte no 
FAE, de modo que possa completer os 50% necessarios a real iza~:no de 
cada programaG'C:io de i nvest I ment.os, a CEF* empresta ao Estado a parce- 
la necessaria. 

De acordo com a concepcao do PLANASA, uma vez eliminado o defi-
cit atual de saneamento, os FAEs passariam a financiar os investi-
mentos apenas cam o retorno de suns aplicagoes nits CESBs, sem neces-
sidade de novos emprest.imos do FINANSA. 

Os recursos financeiros provenientes da venda dos sereigos, de 
acordo com as tar ifas f1xadas, leveriam Perm itir a auto-sustenta~;.ao 
economico-financeira das concessionaries, isto e, deveriam pagar o5 
emprest,imos do FINPiNSA e dos FAEs. Os 1ucros, se auferidos, seriam 
reinvestidos Pelas companhias estaduais, no proprio servirto. 

1.2 —C-olu B.ah-jL Lci—  L s t at ; w a i z d e S -s& ria-i{  m e n La. o( C E S B Si 

A<3 concessionarias estaduais sao sociedades de economia mist.a, 
de d ire 1to privado. Regi das pela lei das sociedades anonimas, pos - 
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seem autonomic financeira, administrative e contabil. Recentemente, 

tem-se observado uma tendencia a transformarem-nas em autarquias, a 

partir do aumento de seu controle pelos governor estaduais. 

As CESSs devem, ao organizar a programagc`to de investimentos, 
transferir recursos pare as populaFfl-es a Muni clpios mail pobres, me-

diante a utiliza>;.i:io do esquema de subsidios cru.-adosa Os investimen-
tos nos Municipios mais pobres recebem financiamento do SFS. e re-
cursos a fundo Perdido das tres esferas de Governo® 

Em sintese, as CESSs atuam comp agentes promotores a org'os 
executores do PLANASA, realivando agoes de p-laneiamento a execugno. 
dos investimentos na esfer•a estadual. 

20 0 PROGRAMA"FINANCIAMENTO PARA SANEAMENTO"(FINANSA)19  

U programa e composto de quatro subprogramas, cujas finalidades 

sao enunciadas em seus proprios titulos: Financiamento e Refinancia- 
mento da Imp Ianta~Zio e/ou McIhoria de Sistemas de Abasteci men to de 
ague (REFINAG); Financiamento e Refinanciamento Para Implanta0`4o ou 

hleIhoria de 6 i s t e m a s rte E s 9 o s t o (REFINESG Emprestimo Suplementar 

Para Compos i quo da Part i.c i paq,Cio F i nance i ra dos Estados na E::ecuq.ao 
do PLANASA-FINEST: e Financiamento e/ou Refinanciamento- Para Implan- 
t aC,'io ou Melhoria de Sistemas de Grenagem que visem ao Controle de 
Inundacoes em N6c1eos Urbztnos (FIDREN). 

Os emprestimos do FINEST tEm, como objetivo, complementar os 
recursos dos governos estaduais destinados a integralizar os FAEse 

?. 1 r a i s d e F_i n am,: i a m e n1a 

Szto rff i ros do F I NANSA os b anc os em que a Un i Cat os 
Estados ou os Mun i c i p i os sejam detentores do control e ac i- onccr i o; 
bancos regionais e estaduais de desenvolvimento e instituicoes fi-
nanceiras que venham a ser aceitas pela CEF. 

Os agentes promotores sao os bancos regionais de desenvolvimen-
to, as companhias estaduais de saneamento basico, os orgnos autono-- 
mos r e s p o n s a v e i s Pelos sistemas f i n a n c i a d o s e as e n t i d a d e s executi - 

vas das regioes metropolitanas® 

Os b__ena_LLL..i,.,'r I Qs i na i s do R E F I N A G e R E F I N E S G sno as c o m p a n h i as 
estaduais de saneament.o bpsicor do FINEST silo os governos estaduais 
integrantes do PLANASA ►  do FILREN, os governos estaduais e/ou muni- 
c i Pa i s ; ent 1 dales, e?{ecut 1 vas das areas metropol i tangs r autarqu 1 as Oki 
companhias estaduais, intermunicipais, municipais ou metropolitanas 
responsaveis pela solugao dos problemas de drenagem. 

19 As-  i nform:a~: aes desta set k*o foram ret i radas das Instru0 oes Normat i - 
vas da CEi=, tondo s i d o mantilla em -:iiversas partes a redaG~o or1gi- 
nalv 
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2.2 Condigoes Operacionais. entre a CEF e o Agente 
Financeiro 

a) REFINAG e REFINESG - os Juros cobrados sobre os emprestimos 
Sao anuais, pagos mensaImente, inclusive no per iodo de carencia, e 
Sao d i ferenc i ados de acordo com a Un i dade da Federal~~'io: Rond'o'n i a, 
Acre, Roraima a Amapit (', 5%) y Parri,. Maranhao, Piaui , Rio Grande do 
Norte, Paraiba a Sergipe (3,5%)Y' Amazonas, Ceara", Alagoas, Espirito 
Santo, Mato Grosso too Sul a Go i ai s (4, O/.) ° Pernambuco a Bahia  (5,%5X) '?  

Minas Gerais, Parana". Santa Catarina e Distrito Federal (6,5/.); Rio 
Grande do Sul (7.5/. Y' Rio de Janeiro (9,0%) a S'to Paulo (10.5%). Os 

RM2r6ral imoS Q~i2eC i a  I,~ conced i dos atraves do FINANGA terzto acresc i mo 
n to::a de juros de 2%. aIe' m daquele estabel.ec ido Para o Estado em 
que se situar o empreendimento, ate o limite de 1% ao ano® 

As Iazaz de Juros -JQ~i FAEs , Para os contratos de emprest i mo 
reference aos Terri to r^ i os" Sao da ordem de 1% ao ano e o pra-zo de 
a m o r t i acao, de w anos. 

0 reaJu5ititmentg do saldo devedor- e feito de acordo corn a 
var 1 agao da OTNo 

A CEF cobt^a, sobre o valor total de cada emprest i mo, uma taxa 
da adm i n i s irac ~,Q  de 2Z. 

Os prazos conced i dos pel a CEF s'io: ar_P_OC i a de no ma:ti II mo ate 54 

meses a amort  L.z  a  rt  o de no mal:<imo ate 360 meses Para o REFINAG e 2.1 16 
meses Para o REFINESG. 

0 s i stemit de eamort i ZaO~ko adotado e o. metodo frances - Tabel a 

Price. 

As garant j ck s e;: i g i g as Sao pe) o mends uma entro its segu i ntes 
h i potecay f' i ian~;i( do governo e stadual e/ou mun 1 c i pal v i nculada Z, 
p roc uragcto ~~ara receb i mento, pel a CEF, das transfere'nc i as e/ou do 
pro du to da Ctrrecadagcto d0 I mpostos, tia :•:its e/ou tar 1 f as d e v tdas cto 

f i ador ° f ianq.a bancatr i a, seguro de creditor cauO-io ou penhor das 
cedulas hipotecarias; tetras imobiliz*crias; OTN ou outros titulos, 

b) FIDREN - os emprestimos seguem as mesmas regras apliciiveis 
aos subprograms-7i de aqua e es3otos descr itos antori ormente 

c) FINEST - 0 valor do emprestimo destinado n complementa~:'io 
dos recursoS estadua I s. v 1 sando it Integral i iit ,~ito dos FAEs sera 
proporc i onal a part i c i Paga0 f i nance i ra do governo too Estado e 
obedecera aos seguintes limites: 
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Participao Financeira 
Classes dos Estados (PFE) Limites do Valor do Empre'stimo 

(% RTE)*  CEF 

' 1a 5,0 ---- 4,5 Nesse caso, o limito maximo depen- 
dera exclusivamente das previsoes 
orcamentar i as e da d i spon i b i l i jade 
da CEF. 

22  4,5 ---- 3,5 Ate iqual valor da PFE 

3a 3,5 ---- 21,5 Ate 757.. do valor da PFE 

4a 2,5 ---- 2,0 Ate 50X do valor da PFE 

'RTE - Receitas Tributarias Estaduais 

As pit rticip:t q oes financeiras anua.is  ex,  igidits dos Estados (PFE) 

na execugao dos Programas Estaduais de Abastecimento de Aqua-PEAG e 

dos Prr•ogramas Estaduais de Esgotos S<tni tar ios que visem ao Control  
da Pol u i c~co das A"guas (PECON) , i ntegrados ao PLANASA, sercto sempre. 
referentes as Receitas Tributarias Estaduais (RTE), observadas suits 
diversas classes. Consideram-se como integrantes da PFE 

it a parcela de  integralizaq~c:'ko direta do governo do estado no 
FAE, com recursos proprios, inclusive aqueles oriundos da CEF 

b) a parcela jest ina ja pelo governo do Est ado p a r a atendime- nto 
em abastec1mento de aqua a comunidades de pequeno poste ate o valor 

correspondents a 407, da PFE: e 

c) os valores referentes ao pagamento -Je emprestimos suplemen-
tares concej i dos Pel a CEF ao governo eStIRIJUal , rel <tt i vos ao FINANSA . 
para execuq to do PLAN NSA, compreen-Jen-do amort i zat ":-*(c) SJo pr i nc i pal . 
juros durante o per i ojo iJe amort i tt4iio e tarnbem no por i odo de caren- 
cia, valones esses que nao deverao ser superiores a 5/. da RTE. 

Ouando o emprest i mo se hest i nar it comp 1 ementar a i ntegra 1 i lzat~'a'o 
• dos FAEs, desde que os governos estadua i s ap 1 i quem ate' 40% de suit 

PFE em s i stem its de abastec )men to  de aqua Para comun i dade:s de pequeno 
porte, o valor do empre'stimo correpondera a ate 4o% da participaga0 
f i nance i rit doss governos estadua i s. 

Quando. o emprestimo se destinar a garantir rer.ursos adicionais 

itos Estados para ampl i itr o atend i mento Gm abztstec i mento de aqua a 
comunidades do pequeno porte, o valor do emprestimo correspondeera a 
ate 40/. da part i c i pacz̀to f i natnce i ra anual dos governos estadua i s. 
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As taxis de j urns , taxa s de adm i n i stray Rio, p 1 ano de reaj usta- 
mento, sistema de amortidagao e garantias exigidas sao semelhantes 
gts dos dema i s subprogramas 

Os prazos de amorti4agao para os emprestimos destinados a com-
plementar os recursos dos governos estaduais, destinados << integra-
li2a&ao dos FAEs, sao os seguintes. 

o---_---Part i c i paqao -F i nance i ra - 
 

Classes dos Estados (PFE) Pra os de Omortizaq'to 
(% RTE) (anos) 

1i_t 5,0 - - - - 4,5 18 
2~ 4,5 ---- 4,0 15 
3k 4,0 ---- 3,5 12 
4!~ 3 v 5 ---- 3, 0 10 
:ri 3,O - - - - 2,5 a 

biA 2 v 5 ---- 2,0 6. 

Par<< os dema i s emprest i mos fe i tos pel o FINEST o prazo de amor-
t i z.ar. no e de 18 anos . 

Os recursos destinados pelos governor dos Estados a investimen- 

tos e m a i, s t emaZ -je  a  eta Qc impntQ  de agwa de  simun i dades -,ie -.P~~uano- 
pQ r i.e serao -J sdobrados em duas parctlas, sendo uma de aplicagao it 
(undo perdisJo. atraves da empresa estadual de slneament.o, e a outra 

para emprestimo it esta, que devera retorna-1a ao FAE. A parcela dos 

recursos que deveri retornar ao FAE ser c obt i da pet a ap 1 i cacao de 
multiplicador sobre o total dos recursos Jestinados, conforme expl 

c i tado aba i xo: 

--Mul t i p 1 i ca-Jor F  do'  valor - da s ap 1 i cap D es!  em~
- 
 comun i dades 

Juros do FAE de pequeno porte, que indicara a parcela a retornar ao 

FAE 

Ate 3.0 0,27 

__--____..-_-___-__-______-----_____..__-______._._-_.  

0 mul t i p l i cador prev i st.o pare os T e r r i for i os e de 0.25. A par- 
cel a de ap 1 i cagaio a fundo peril i cfo sera determ i nada pel a d i ferenga 
entre o total dos recursos e a parcela que devera retorn.Ir ao FAE. 

As taxis de juros sio as do FAE em calla Est.ado. 0 prazo de ca- 

renc i a e de 36 meses e a amort i zagz"10 devera ser fe i to em ate 10 
anos. 

a 
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A instituiq~io financeira responsavel pela garantia de retornos 

ao FAE podera fazer incidir, sobre o valor- de calla prestagt o, a ti-
tulo de remunera~ao pela cobranga, uma comissao de ate 0,1%• 

No caso do REFINAG, REFINESG e FIDREN, o agente financeiro re--
passara ao mutuario final os emprestimos concedidos pela CEF nas 
mesmas condi6oes recebidas, exceto no que se ref'ere a ta:,a de juros, 
que nao podera e,;ceder de 17.. ao ano a taxa d.e juros de emp re' st i moss 

Os emprestimos para execuGao de sistemas de abastecimento de 
agua e esgotamento sanitario de conjuntos habitacionais, no ambito 
do PLANASA, reger-se-ao Pelas condic es do REFINAG e do REFINESG, 
respectivamente® 

Quanto ao FINEST, os agentes financeiros repassarao aos gover-
nor estaduais os emprestimos da CEF nas condi~:aes recebidas, exceto 
no que di: respeito as ta::as de juros, que nao poderao exceder de 

0,57 ao ano as taxas cobradas pela CEF. 

Os juros dos emprestimos dos FAEs as concessionarias variam de 
2,07 a 3'/. ao ano, quando se trata de financiamentos relativos -ao 
subprograms REFINAG, e sao de :'/. Para o subprograms REFINESG. Para 
os contratos de financiamento referentes aos Territorios Federais, 
em ambos os subprogramas, a ta::a e de 17. ao ano e o pr-•a.--o de amort i - 
za~aa e de d5 anon 

0 orgao gestor do FAE podera cobrar uma tjxa le adm in.LaiIrscsiQ 
de ate 17., que incidira de uma so vez sabre calla desembolso efetiva-
do e decorrente de cads contrato firmadoo 0 agente financeiro, mesmo 
que acumule as fun,~oes de C`raso gestor, somente poder<< onerar a em-
presa estadual de saneamento, beneficiario final, com uma comissao 
de ate 0,1X, que incidira sobre o valor de calla prestagao de retorno 
ao FAE. 

0F, praaos de carencia dos emprestimos do FAE srio de no ma;:imo 
seis meses, alem do pra-zo necessario a execuGao das obras e servigos 
(subprogramas REFINAG) e ate S'I meses (subprograms REFINESG). 0 prs- 

o de amort. i:,agao e de ~216 meses Para os f i nanc i amentos l i gados ao 
REFINAG e 360 meses para o REFINESG. 

Quando-os recursos do FAE forem aplicados na execuGao de siste-
mas de abastecimento de aqua e de esgotos sanitarios de conjuntos 
habitacionais, na area da SUDAM e da SUDENE, as empresas de sanea-
mento retornarao,.ao citado fundo, percentuais dos montantes por es--
tes aplicados, conforme a seauinte tabela: 



PARTICIPAQ®ES PERCENTUAL DE 

CEF FAE RETORNO AO FAE 

50 50 15 

0 100 30 

0 prado de tail emprestimos sera maior que o habitual, corres-

pondendo a 25 anos. 

3. AVALIA~A_O DO PLANASAIFINANSA 

A anitlise das condioes de financiamento do FINANSA permite 
cone l u i r~ que el as sato compat i ve i s c om a promocRio de sery i qos de 
abastecimento de `qua, esgotamento saniterio e drei,'iagem urbane. Os 
juror cobrados sobre os emprestimos sik*o inferiores aos praticados no 
mercado e a ado~'io ►fie taxas d i ferenc i adds, i nversamente proporc i o- 
nais d renda dos Estados, favorece as areas menos desenvolvidas. Os 
pra.os de carencia, de retorno do principal e as demais condicoes do. 

programa szko satisfatorias. 

As regras Para f i;,%agc*to das tar i f;:ts sc`k'o tambe'm corretas, ao pre- 
ver a progress i v l da de e a ut 1 1 i `agzt o do sub s 1 d I o c ru a do entre ' cts 

famlllas do bai.xa e alta renda. 

As cr i t i cas quc,  podem ser formul adas ZA pol it i ca setor i al ncio so 
referem ao Program.= FINANSA, mils ao Plano  Nac i onal de  Saneamento 
(PLANASA) . 

Em pr i me i ro l ugar, o PL.A*NI1SA Bever i a tratar a.s questoes de sa- 
neamento dentro de um enf o que ma 1 5 amp 10, envoi vendo, al em das at i 
 

- 
vidades atualmente contempladas core os financiamentos, os servigos 
de col eta e d i spo W i a _io final de res i duos soli dos, e a prote~'io ►dos 
mananciais. Assim, o saneamento seria considerado de maneira inte- 
grada, dentro de umzt perspecti va de saiade pub 1 i ca e de proteq'Zio cto 
meio ambiente. 

Outra quest'io important.e refere-se ao principio adotado pelo 
PLANASA, de que as tar i fas cobradas dos usu:ir i os devem ser suf i c i en- 
tes p a r a v i ab i I i Z-ar ,  a prestaga' o dos sery 1 qos dentro de um enfoquo 
empresar i al . Os recursos necessi+r i os a constru.q cto das estaq oes ►fie 
tratamento ►fie esyotos a em i ssar i os, por exemp l o, S~ o el eve-ldos, e seu 
retorno, atraves da cobran~ a de tar i fits , e i.nv i a'vel , v i sto ncio ser 
pons ive l i de nt i f i c ar o usuc-:(r i o final dos sery i c o. a envo 1 ver ec. ono- 
mias ext.ernas genera Iizadas. Raaoes Como estas indicam que tais in- 
vest i mentos Bever i am rec:eber aport.es , a fundo Perdido, dos orgamen- 
to`s das tres esfrras de GGoverno o A 1 em d I s ao, os subs 1 d I os Crta:cl~los 

MA  
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n&o 5ao capazes iJe perm i t i r cobranc d e t`tr I fd s COm pat I Ve 1 s co m a 
rend& das populaq'Oes mais pobres. 

0 modelo PLANASA e particularmente vulnerc~ivel em epocas ide cri- 
se, quando o Governo resolve conter a correi;ao das tar i fas dos ser- 
v i gos prestados pel o setor pub 1 i co, Como forma de combater a i of 1 a- 
qaO. Por este motivo, its concessionarias esta.duais mergulharam num 

per i odo de graves d i f i cu 1 dudes f i nanc e i ras, que p ers i stem ate h of e, 
quando as tar. i fas foram c orr i g i das erg n i ve i s i nfer i ores &os da i n- 
f1ag'a'o observada no in'icio desta decada. 
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TABELA 1 

PRODURB: RESUBO DAS OPERAr.n.E.S COhTRATAOAS PELA CEF, POR RESIOES 
1987 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codigas Projetos 1 Norte 1 Nordeste ;Centro Oeste Sudeste 1 Sul I Total 
------------- ------------ ------------- ------------- ------------ ------------ 

136 !Apcic ao 6esenvolviuento de Casunidades # - 52 096 ! - 1 - 1 52 096 
311 I Urban i zacao 1 134 361: 2 624 478 1 2 511 502 1 15 459 223 4 366 237 26 155 741 
359 IFundo de Desenvelvieento Urbana 1 - 51 952 I - 216 064 - 328 020 
512 !fetes nac Urbanizados (Aquisicac de Terrenos) - 722 838 1 - 1 - - 722 838 
521 !Infra-estrutura a E,uipanentes Colunitarios I - ! 39 355 1 - ! - 1 198 410 ! 237 825 
523 Ilrfra-estrutura a Eguipatentos Coaunitarics ! ! ! 1 1 1 

IRecuperacao de Conjuntos ! - I - 1 - I 342 461 1 • I 342 461 
527 !Infra-estrutura a Equipasentes Cotunitarios 1 ! 1 ! ! 1 

IOutros 1 - I - 1 - ! - I 541891 54189 
571 :Proeorar - Producac a/cu Coeerciali:acao de 1 I ! 1 I I 

Motes a Unidades Habitacionais I 494 320 1 - 1 - 1 - I 64 637 I 558 957 
512 IProuerar - Infra-estrutura a Equipaientas ! 1 1 1 ! I 

lCc:unitarics 1 4 664 265 I 11 805 175 I 415 185 ! 791 907 I 1 196 495 1 18 812 667 
'661 IElabora.ao  de Planos, Estudos a Projetos 1 - 1 - 1 426 460 1 - ! • I 420 466 
667 IPre-Investi:entos ea Estudos Pesquisas e ! 1 1 1 1 

0 
1 

I P l ano. +(ab i tar i ona i s I 28 784 ! - ! • 1 I - ! 28 184 
--_- --=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T a t a I I b 261 616 ! 15 245 894 I 3 461 087 I 16 868 15S ! 5 880 628 I 41 113 318 
--------------------------------------------------=-------------------------------------- -------------------- -------------------------------
FONTE: CEF 



IABELA 2 

PROJETO GRANDE RECIFE-APLICACOES TOTAIS DE RECURSOS POR COMPONENTES E FONTES 
1982/1987 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
US3 mil 

UNIAO i 
COMPONENTE ;---------------------------; ESTADO MUNICIPIOS TOTAL 

! BIRD :PIN/PROTERRA ! ; 

Habitacao/Saneamento/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iransaorte 24.563,99 7.933,30 36.647,32 18.313,82 37.458,43 
Atividades Produtivas 14.105,12 . 4.689,79 .646,40 26,07 19.467,38 
Desenvolvimento 
Institutional 12.342,97 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.744,43 010 010 14.087,40 

T 0 T A L 51.012,08' 14.367,52 37.293,72 13.339,89 121.013,21 

FONTE: FIDEM 



TABELA 3 

PRUETO GRANDE REGIFE-APLICACOES LSE' REC IRSOS POR C►  MPONENTE EM 1987 

COMPONENTE VALOR APLIC.`DO (C Z$ 1.000,00 

____ - __________________ _-__-. _ _ 
Hab i Lit':.rOr'SztF"ieam,.en'tfl/'I'ransporte 40 . 62,c 
At i v i dctd'='s Produt i vas 4.3.093,7 

n c  - • De envol v i memo Inst i tuc i onal 72.259, 
------------------------------------------------------.___-----------------------_- 
TOTAL 520.720,5 
-------------------------- ------------------------------------------------------- 

FONTE: MHU • 



TABELA 4 

FONTES DE FINANCIAMENTO DO PROJETO METROPOLITAN DE SALVADOR 

F 0 N T E 

B I R D 
UNIAO (PIN/PROTERRA) 
ESTADO 
CEF 

------------------- 
T O T A L 
------------------ 
FONTE: CONDER 



TABELA 5 

VALORES APLICADDS PELO PROJETO METROPOLITANO DE SALVADOR 
POR FONTS, EM 1987 

--------------------------------------------------------------- 

F 0 N T E VALOR (US$ 1.000.00) 

--------------------------------------------------------- 

UNIAO (PINIPROTERRA) 556,3 
BIRD 3,2 
ESTADO 3.665,0 

--------------------------------------------------------------- 
T 0 T A L 4.224,5 
------------------------------------ ----------------- 
FONTE: CONDER 



TABELA 6 

ALORE,: NF ~~~;;~ F ELO r=: :Jt 0 {It O OLI , AI4J DE SALVADOR 
ROR OiOi"ROt=Ev-'TE1, EM 1457 

---------------------------------------------------------------------- 
1 

OOMPONENTE VALOR (US$ 1 .00?, 00 i 

---------------------------------------------------------------------- 

Desenvoly i mento In_ir i tuc i on. 1.260.1 
Intent i vo s At i v i da-des Comerc i a i s/ 
Indust r i m s 8,9 
Infra-estrutura Urbana 115 
5ery i cos Urt-.-4nos ?. 953, 7 

---------------------------------------------------------------------- 
T 0.T A L 4.'22  4,5 
---------------------------------------------------------------=------ 
FONTE : 'I--*O a?ER 



TABELA 7 

BRASIL: SANEAMENTO BASICO - POPULACAO ATENDIDA PELO PLANASA M 
1985/1987 

(milhoes de habitantes) 
--------------------------------------------------------------------------------------------

ABASTECIMENTO DE AGUA . i SISTEMAS DE ESGOTO 
R E G I 0 E S ----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1985 1986 1987(2) 1985 1986 1937(2) 

Norte 2.8 3.0 3.2 6.2 0.2 0.2 
Nordeste 14.9 16.2 17.2 2.4 2.6 4.4 
Sudeste 34.6 33.7 35.9 17.4 18.3 19.2 
Sul 10.4 11.1 11.6 2.4 1.9 2.0 
Centro-Oeste 4.8 5.3 5.6 1:7 1.9 2.1 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
T 0 T A L 67.5 69.3 73.5 24.1 24.9 27.9 
---. -------------------------------------------------------------------------------------- --- 
FONTE: CEF (Dados referentes a posicao em dezembro de cada ano) 

NOTA: (1) Consolidacao dos dados fornecidos pelas Companhias Estaduais de Saneamento. 
Supoe-se que nao inclusm informacoes dos Servicos.Autonomos de Agua e Esgotos. 
Considera o conceito restrito de saneamento basico, ou seia, apenas abasteci-
mento de aqua e esgotos. Por hipotese, trata-se apenas de populacacr urbana. 

(2) Dados Preliminares 

Ic 



TASELA 8 

PLANASA - INVESTIMENTOS REALIZAQOS 
1987 

------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACAO VALOR (Ern 1.000 OTNs) 

-----------------------------7------------------------------------------- 

ABASTECIMENTO CAE AQUA iQ1.350 

- Comunidades Medias a Grandes AAA" 
REFINAG 35.615 
FAE 12.761 
Fundo Perdido/Outros 8.514 

- Comunidades de Pequeno Porte AA.x60 
FINEST-3 1.301 
Governo dos Estados 43.159 

ESGOTOS SANITARIOS 50.229  
- REFINESG 34.278  
- FAE 8.881  
- Fundo Perdido/Outros 7.070 

DRENAGEM URBANA 10.476 
- FIOREN 5.292  
- Fundo Perdido/Outros 5.184 

------------------------------------------------------------------------- 
T O T A L 162.055 
-------------------------------------------------------------------------
FONTE: CEF 



1ABELA 9 

BRASIL - PROGRAMS DE SANEAMENTO BASICO DA FSESP 

1987 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Populacao Beneficiada 1 Recursos Aulicados 

----------------------------------------------------------------i 
(CZ$ 10~ ) ( TOTAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1.000 hab) Orcamento da Uniao : Outras Fontes(1) 

Construcao a Ampl. de Si_t, de Abast. de Aqua 3.039,0 349,4 15,5, 36419 
Saneamento Easico em Pequenas Localidades 143,5 8616 810 9416 
hlelhorias Sanitarias Domiciliares 419,2 52,3 1,3 53,6 
Construcao a Amp]. de Sistemas de Esgotos 86410 52,8 - 52,3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
T 0 T A L - 541,1 24,8 56519 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: FSESP 

(1) FAS, Prefeituras/MHU, SUDAM, FUNAI, Governos Estaduais, INAMPS, BLADES, Programa Grande Carajas e CODEVASF. 

0 

6 



TABELA 10 

BRASIL - Populacao Total, Urbana a Rural 
(estimativas Para 19551 1990 e 2.000) 

(Em 1.000 habitantes) 

POPULACAO/ANO 
---------------------------------------------------------------_------ 

---------------------------------------------------------------------- 
198; 1990 i 2.000 

Rural 38.506 381.058 35.374 
Urbana 94.053 107.837 134.392 
Total 133.359 145.59; 170.266 
Gr au }fie Urbanizacao (%) 70,9 73,9 79,2 



TABELA 11 

POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA EM DEZEMBRO DE 1986 E 1987 
(EM 1.000 PESSOAS) 

REGIAO METROPOLITANA 1 
--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 
1986 1 1987 1 VARIACAO 

Recife 959 1.001 4,4 
Salvador 836 853 2,0 
Belo Horizonte 1.345 1.415 5,2 
Rio de Janeiro 4.523 4.570 110 
Sao Paulo 6.941 7.086 2,1 
Porto Alegre 1.180 1.216 3,0 

--------------------------------------------------------------------------------- 
T O T A L 15.784 16.141 2,3 
-----------------------------------------------------------------------------,----
FONTE: PME/FIBGE 

r 

r] 
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TABELA 12 

TAXA MEDIA DE DESEMPREGO ASERTO EM 1936 E 1937 
(EM %) 

REGIAO METROPOLITANA 
-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
i 1936 i 1937 

Recife 4,39 5,13 
Salvador 4,54 4103 
Belo Horizonte 3,71 3,92 
Rio de Janeiro 3,49 3,24 
Sao Paulo 3,34 3,76 
Porto Alegre .3,37 3,92 

Media das seis RMs 3,59 3,73 

-----------------------=-------------------------------------= 
FONTS: PME/FIBGE 



TABELA 13 

iNDICE DO RENDIMENTO MEDIO REAL DAS PESSOAS OCUPADAS 

------------ ___________—_----- -------------------------- =-DICES  
REGIAO" METROPOLITANA 

1965 1986 1987 

Belo Horizonte 98 106 100 

Rio de Janeiro 85 100 90 

Sao* i'aul o 13 100 88 

Porto Alegre 88 100 87 

--------------- 

0 



0 

0 

TABELA 14 

INDICE DE EYOLUCAO DA AREA RESIDENCIAL LICENCIADA EM DEZ CIDADES 

------- -- ------- - 

CIDADES/ANO 

------------------ 

1 1980 1 1931 : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1932 : 

-- ----------------------------- 

1933 : 1984 1 1935 1 
-------------------------------- 

1936 1 1987 

Belem 10010 93,3 59,3 37,7 79,6 13311 279,7 288,6 
Fortaleza 10010 92,6 93,5 49,1 42,8 39,3 34,9 46,5 
Recife 10010 87,7 133,1 60,4 36,5 25,2 55,6 59,7 
Salvador 10010 111,3 13811 86,3 64,8 44,7 49,3 50,2 
Belo Horizonte 10010 65,0 64,0 44,5 26,5 42,5 62,5 28,0 
Rio pie Janeiro 100,0 105,5 51,6 93,8 16,8 14,7 1013 2,5 
Sao Paulo 10010 74,7 103,2 92,5 51,8 4619 6118 4911 
Curitiba 10019 117,3 143,9 81,5 69,5 61,8 93,3 106,4 

Porto Alegre 10010 77,8 9419 45,8 24,6 35,0 33,1 20,3 
Brasilia 10010 65,7 53,1 46,3 46,7 52,5 55,0 30,6 

FONTE:FIBGE 

w 
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TABELA 15 

2 
CUSTOS MEDIOS DO M DE CONSTRUCAO CIVIL EM DEZEMBRO DE 1987 E 

VARIACAO/. DOS CUSTOS NO EXERCICIO 

---------------------------------------- ------------------------- 

REGIOES/ESTADOS CUSTO M /CZ$ : VARIACAO X EM 1987 
------------------------------------- L------------------------------ 

NORTE 14.520,16 387,49 
RO 13.691,41 327,11 
AC 13.839,92 320,87 
AM 14.581,31 409,62 . 
RR 19.794,44 383,80 
PA 14.540,79 39908 
AP 12.217,56 318,79 

NORDESTE 10.815,13 363,14 
MA 12.389,13 352,75 
PI 11.731,93 452,50 
CE 10.453,62 354,26 
RN 12.479,28 429,99 
PB 12.523,49 371,71 
PE' 10.140,57 357,72 
AL 10.778,74 392,33 
SE 10.629,17 33309 
BA 10.284,03 337,37 

SUDESTE 12.16 ,54 345,14 
MG 10.457,52 333.19 
ES 10.07:5,19 342,06 
RJ 11.693,99 391,67 
SP 12.895,73 333,95 

SUL 12.356,43 373,77 
PR 12.488,74 379,71 
SC 12.003,44 355,82 
RS 12.363,10 37447 

CENTRO—OESTE 10.927,70 335,31 
MS 13.450,69 346,38 
MT 12.237,49 311,52 
GO 9.71:,05 32208 
DF 10.807 „'5 344,14 

BRASIL 11.96308 352,46 

FONTE: CEF 

-------------------------------------------------------------------- 

n 



TABELA 16 

BRASIL - TIPO, CONDICAO DE OCUPACAO. ABASTECIMENTO DE AQUA E 
DESTINO DO LIXO NOS DOMICILIOS- URBANOS - 1981, 1985, 1986 

(Em 1.000 Domicilios) 

1981 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

1985 1986 
ITEMS ------------------- i----------------------------------------- 

Numeros 7.. Numeros. : X Numeros 1 x 
1 Absolutos 1 f Absolutos 1 i Absolutos 

1) TOTAL DE DOMICILIOS 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

URBANOS 19.195 100,00 23.105 100,00 23.520 100,00 

2) TIPO 
Casa 16.329 85,07 19.318 83,61 19.573 83,24 
Apartamento 1.829 9,53, 2.607 11.28 2.718 11,56 
Rustico 768 4100 722 3,13 753 3,20 
Quarto ou Comodo 268 1140 458 1198 471 2,00 
Sem Declaracao 1 0 - - - - 

3) CONDICOES DE OCUPACAO 
Proprios 11.771 61,32 14.468 (52,62 14.909 63,39 
Alugados 5.721 29,80 6.503 28,14 6.464 27,48 
Cedidos 1.648 1,59 2.073 8,97 2.082 8185 
Outra 48 0,25 57 0,25 57 0,24 
Sem Declaracao 7 0104 4 0,02 9 0,04 

4) ABA STECIMENTO DE AQUA 
Red e Gera] 15.280 79,60 20.094 86,97 20.867 88,72 
Poco ou Na=cente 2.464 12,84. 1.909 8,26 1.768 7,52 
Outra Forma 1.451 7,56 1.102 4,77 385 3,76 
Sem Declaracao 0 0 0 0 - - 

`,) DESTINO DO LIXO 
Coletado 12.628 65,79 17.244 74,63 17.688 • 75,20 
6lueimaoi0 ou Enterrado 2.340 12,19 2.318 10,03 2.495 10,61 
CoIocado em Ierreno 
Baldio ou Outro 4.225 22,01 3.543 15,3A 3.33' 1~ 
Sem Declaracao 2 01 1 0 0 0 U 

FONTE: FIBGE - PNAD'S 
------------------------------------------------------------------------------------------- 



` reguIarmente os sequin tes tipos de trabaIho: No- 
ND), Textos Para Discuss4G (TD) e E"studos Pz1 a 

_ Dem como informes de Acompanhamento de Pol'iticas 
etas Para Discussao, os Textos Para Discussc~'(o e os 
amento foram, ate julho de 1980, pub ir_ados assis -

~_ za entc':t*o passou-se a adotar numeracC~ko seriada, con- 

?rob]emas a Perspecti vas" , Jose Cech in, Edmir S. 
-s, agosto de 1988. 18p. 

:Ita Ampliar a Concorrencia entre os Moinhos", Ri- 
ato de 1988. 28p . 

-mss de Carga, Planejamento Energetico a Desenvolvi- 
-=.ip-1 El Af ion i , a gos to de 1988. 13p. 

iZaGa"o da Comerciaii2aGcto do Trigo: Fator de Con-
Eduardo Felipe Ohang, novembro, 1988. 9p. 

a Politica Comercial Brasileira", Renato Baumann, 

a Poli*tica da Protegzo no Brasil e a Rodada Uru-
.. setembro de 1988. 22p. 

Sao do Menor na Forma de Trabalho Bras i1eira nos 
_c—er i aq o a Ref I e:tioes) , R i c a r d o L i ma e Freda Bur-

39p. 

-_pro Urbano e Oferta de EmprFgos Formais no Nordeste 

- - ='S. wn, outubro de 1988, 4~p . Edgar Bastos de So  

~e Desempenho do Setor Industrial", janeiro-junho 
a de Ind6str i a e Tecnol og i a, - setembro, 1988, 41p . 

=.yes de Conjuntura - Setor Externo", Coordenadoria 
~-=_embro, 1988 , 67P. 

• -----=amen t.o do N i vel de Emprego a Renda, Coordenado- 
==ar i o" . setembro, 1988, 401p. 

----- e Cul tore - 1987: 5 i tuaG <io a Pol i t i cas Governa- 
a de Educagno e Culture, outubro, 1988, 320p. 

Teas F e d e r a i s de D e s e n v o I v i m e n t o U r b a n o em 1987" 
nvaIvrmento Urbano, novembro, 198U, 62p. 
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