
giüe' 

'.*“'l¢f»¿

\ 
_.,,_`._›H___,›¬`___ 

%;L¢;›/

- 

nšfä 

'wa' 

__ 

f.___"'Ê; 

1* WE?5 
~_›-à Q 

"04 É” 
__ 

:iii 

fz W › 

_ 

.- -_ , ""'-¬ - ` 

.f',f.-'.›'- 2 

'
\ 

-.- - z ‹ 
: .z. z. 

. 
-~.~ ‹ ›.». . _ ._›z,..,¬.. __.. _ ._.. .. 

' L ' 

..` " ' 
'_/Á, '7¡ -' = .\.›Í.í_"',›-‹}Í_5 -'=¡_'~›*':ÍL"'Í‹"'f ' iâ-.T5 _.'f'-" 

_: §'_*“ _,._..,.._z _.: _,.- _ f 
' "'.¡¡_.'.f_~',.'.-.›;›'.- r -›f›>_~._ T' _-'àzf _., ._ ~,-' 

' _~ 
` ' ^ 

' ' '^`.' › 'Q ' ^, _‹_ .¬ 
' ' './fz _'z_,; ' ›, ›: 

8-Gir-Q

" 
Ill' IU nv. 

vlb

o U.

L 
3A ~ -z› z;_-.›._,,.~.-,z-_fl=.?'¶;:-=\z._‹¡ 

z.‹ W. ' 
.- í 1 .~ _ _ _ 

S. 
._ ._ _ - .___ _ .., 

~-;êf.Í;;z-«::_:Ífš.;Í'; 
'-~› -l-- .. _.. ......__...,w~.~.â::z..‹.f.. › ._ . s¬ _.`. 

'Í 

~›-.v‹-à¡¡-tv-¡Ki‹i7nvëÊ“ÉI%:%§,í*' ~;¡¡ _- ....›..« z‹›- . , _.,.._ ... H. ›..... ..._ ›_.. __ _ ___ . 
.- ... ~~ - av - 

: 
- w- = -. - '.›- z 

., g , ¡\¡« \..f _- _- 
__ 9 \.»z-..._ z *n 

|›‹ -` 
_ _ 

`¬1*¬T=""""'“"¡“‹U'!`T§Í.'7"`*5'_~'Í` ~.' /_-'Í . -ix-11-¬-¬-,..¡-T.----T-3,-3-"""› <:¡¬ ~¡ ~ "' 
_._. _ ,-,._- .,›`_ L mx”. ¡\:.‹¿ ~,\.‹« z _._,.`__/§¡\¿,¿ '_ .~.. ` ._..\ .7,,\:_._k :_ _` ,,_.«`__:¿T/¡ 

, z' ~¿ ̀\\/ ._-_; 9 __&&J¡Íh _ ; ¢.¢ _ _ __, 
/' ›. ,. »_ _, 1 \._ A 

Í'\ 

\'\'Ê:`/ft 

*\'.`íí‹”( `¿` 

\» _ iv.-`-~'. 

»›: ‹. 

\«..“_ 

.Q

- 

›¬-'_' 

' 

“Ê 

. 

_:fzs 

_ 

_? 

fx 

'if /_/.~;_-' 
_ 

- ,-__,__ ›. ‹ _. 

¡.~§-_ 
" 

-' 
' ' 

› z _-‹----"_.“._'“' =_~_: ' 

` '.'!¡'Wz› ?.'“*.z 
' " 

I 
'z"°z'.Í‹Í-'-'-`-'-¡`f-'-°-"-'-*"“z"'°. 

~‹--_. ¡.í ~ 

__ 
~ _. --.--- .\.z,‹ _›,.-'_.'«,.z .›-,'.__,':- _.. 

H' 

J.'. 

Ê@ƒ§Í 

:Za 

.I 

W: 

Tê; 

É: *fi C? til 

@

_

» 

flw
. Zz 

›, ~.'.v« -
' 

_ 
- ‹..z..z._:¡ M. 

V 

' "¡-"-'-""."¬ '.'.«"' Ú .f « §Í:_.;;'l?.~.‹.=__í.1.s_.›*f~.=`t'~'¬fv~°~á.l^2:;Í_¡_ __ 
' 

_ 
_ _,,_. ._ 

vw ¬‹. zi›.._'-› .|\ 5z;__,"í 2 c 'z.;zâ.*'--13;; ,mi ¬ ““" 
. ¡:.~-.1_>:7‹› 

_ . .z .¡_ . r I . . _. . ‹a›dz.4.¡.‹a.:~ƒ ¡z‹ .^'_B_`_ ,fig '.'_I›%¡_š¿,~ ._ 1 
› ~-. z z- .-z.‹.z -sl . _. _ _. ..'._',T.'.._. _.. .. 

- '~.z\=~.=F 
"_ ¡' _›¡_ƒ'¿`f" .^f'š!`I-ëwkcf. .fé-_' 

_ 7 
.:':_~;-›,'.'_~,.-_. f;. -. *É . / \ [f\ 

: zà 
_ 

_ 

' 

Ç 
V 

_ 

“ix 
_. _ J =."f§‹= 

_. . m â°â§âmâwM@ ~ 

,agzzzi _-_-:..1" `...~ .._ . - .‹,›-. ›. ~ _ _ 
Í"- 

, 
.1-' 

'-r_"'~` 

1!* _
. 

_ _. O .- ' z' 

,if 

1 ‹ 

`_ N ¡¬.~ ai* 4' _ _ _ M» _. z‹/1, 

x-.

W 

m 

.'

l 

Â` 
H

¿
O 

Á? 

ql*

_ 

zu 

¬f<z;.f\ 

kn 
*if 

.f».fâ>‹...f:.`?' 

5- 
.; 

_,, 

'L *Í 

›f` 

__;____

É

_ 

1=”×‹ 

'<.

V 

QM C) 

...ú ‹-.à Q-.fi f 'Í 

,. _ _ 
-» «a-W .‹ ." '‹Í'f` ø..¿,.z*

_ 

-¡',;:Ja!;'z. .*z`¡'_›"~_ .. , 
U' - -z._;-›_' Y _£..É_‹z›_“l¿£ :f‹;.=¿; 

~. O 
'Í-“_ ¢a"_v“=!.".'-...f _ _, _ 

,-';'-` -2.» iv'-5 'í° *..f"`_-š«f›;¿.L*_~_ ;f'|^_Í'-›.-..`fÍ.~ .. :f z. 
5' 

rs.. _ ' 

- .~,~'_‹'.›,‹¡¡if'›.-- ‹~_'.'-';:¿ -Â.-1.39' ::r`z ›;-5.*§"~."~'Ê”-s.'."~ -¢:»._.-*.- ..‹ .~ 4.-fãí É ' ul ¬> - 
'› ^ lrifäíí-Pê]/¡/f-' f 

“ 
' '.z›<|‹` ›:~'~"..›4'«\\.`*- ¬›.‹'.¿¬ff1~.f-zi' az*-'_"_ -.:.':1"' ' ' 

- 7 ¬-¡-J~¿-~'¿-- 'L U L" "` ' 
: 

' 
' .fv/ÊÊÃÍ" -=^'óÍ'L-'Í.:š"`-*'.~.` figfš- '›"I‹ "›7' V . ,‹-.-~z-z. ›- 

. 
. ›! - _- ~. «__.v~ âzf.. .=_...'..;».'_¬.:.;4-.~.-~::.:<=â:f~ f. 

' 
~ »‹‹›°z‹=‹×›-w.=.‹‹›f:'~:‹‹r 

-- 
¡ 

;' ‹:_ -#5 ›¿:L>.\__~_f_.,__.' -" _,,z'¡,>” ~ 

. :Lj F, ' 
...f |; 

' 

. 
`:-""'.`_.«!:,Ç':i.'f':,"'f~›-I' ` ,'_','¿'*},-;" 

_ 

' 

z

` '-__! ‹ 
_. .vz . ,'›-' ^ `“-' _';..z:.-_.^__~.‹:--11°' y. Ê ` ' z-" .'‹ 5 ›.-~z =¬ .Ê 

e › ' "¡ 
'‹.!:'-'Q z " ' ._ 'ff .¬.‹ ' .›

. 

\"¬:~;›› ›: ~Í:_' u z-'‹ ' 
` 

Y 

'
` 

___ . 
,_ 

L W* . 

' -_-_--'Ç' ._.'¿›'f f.f.‹... 

ííãerspaâtí nas fiara 
1 A ü 

«â . ._ _. 

›› 
"' 

' "'f"7'" 
_ _: f z 

_ ¬.. __ nf|~,, J, 1;, ¡ _ _ 

I 
__ '.$ 

vz., 
_ 

._ 1...”, T . -L, -. - ~~,_.-.._,,_ _ ., _. ,.,....,.,_____.,.... 
* 

Y-,7 
"¿')' *-.zÊt¡.f¿'." : 

- .' .__ ‹ ~.'.'‹'‹l" . Ê;;.cs««\z›.› :G -_\_ 
»- .-,_ -. _ _ 

«- N 1 f 'Ê Cvvau. un.-.I -‹ . 

.....- ' W ` ._ .*.f:,Ã1:cx _. . 

_ ...I . 
- .'=;,f.. 

""'*"'^'I '1""' U1* '‹f›`~" z':"~7'¡'?fT: "'s.' N! 
- ›:-.^'-.':,~' ':;'_"" ¬›.;‹'f‹. " ' 

_ 

›'*`_-"~_.-' ~ ‹ 'QQ 
Í"¬.',: .':'›^' -.'.á;l'~.z`Í=Z'^ sfiffí-ía: "| › 

-14"--':3'.::,¿É' \ .=.`. fp-$p"›"V'i~¡"'3§.;'1"›Y~=:==" › 
' 

. 
, _. ._,':.'.'.-" .Ê V 

' 
. - › - ` 

. _- :_-. s›,,. .› __f: ,_‹^z, . /*' '.. . 

1' Y ' ' ' 

._ ._ . 

. .,'.›.›%¿Â-'~“.f: "15 ~ '-'Íf-š~.;Í ›'¿~ ›_ " ` ' 

/!9_` -
` 

¬ 

. ..z. ._ :L-zz.-*...z...._~........¡__¿¿__,_.¿__,;ƒr¿;-z-T-z` fêëupo ~

` 

'zw 

'Í
U 

\;. ` Í _.\ 'v'-TR 
_/Â J F* *Z K Í); 

' 
' 

)›› Q 
ÍÕ Í» â äl 

*' Ú 

›,......ns.a~ __ 
-'_'. __'- -Í -Í -~-f" " _, ............«---_-` --. - _" _ »_z...-._‹-..--«^'°'“' 

___ .-._--W -.~-- - - ___ _ _ .- .- _ _" _,____,,___._¬._..‹-._...¿À.- _ ___ _~v~." Y 

_ _ ,_ z ×..»... , -___ _ u da .n . r›‹.X‹- ~v-‹ ... éh» 

' 

A' 

Tí? 
k 5,' J ~ :_ 

.., _

_

f 
2‹/'‹_1=:1~ 

fà 

'

- 

'š _. 
.\4 

`‹-› if) 

\_íy-- 

* 

4'

_ 

5 

._ 

'f _\ ..,"' 
'“- :Ef 

,b 

.- m .','z- _ Á ~ 
' C) `, g__`..Ê'.'-_¡,....› 

u . »-‹-.z ww _z-›. z ~.-.›. __-z =¬›« _... -z. `z-_-«_-›‹z_ ..~ .-.. . .z . _. .mz ›t«'."`~ä';t .-›m»S_ ~ú\_'.~*':flr z.~.«.H mf '›_¬\.‹-:...'=×‹.w-‹e‹r' . .‹*ø=.r.\‹4~ .››-4» z:--1-zz -..-_-~-\r- 
_ ~;~..,,;, , _,;:~_,:z›¿,,.;â _'¿w¬'._‹‹.u.,.,L_,z_.`z ~_z‹-.»z^¡,~.‹,.,.¡._ . zfi,_.z,¡=`\z,›.\‹-<»;,~;~_›,q¬¬›› 

___ __ __. _ ^" 1 “""' ›'^ - ~ ~ »~‹-_-‹~_z -:‹~¿"›~---‹ 
_ 

› .--.-‹›« 
__ 

z ..›...›.~zz-z~--..~`¬~ ~ . ~. _ ..-.- .... ,.. - 
._ .._.__, _ 

- ~ _» -.› 
__ QI 

em X F. 
,..--..‹~-»--›¬~‹ ~ _¬'j_“___ ._ -._¬-z-~-~'f`; ; = ~ ~ 

'gia 

) 
Mfxfi 

<f_`Í.Z 

r*z 

-_:z-5,, 

.--› A f -_": :~_.__z-~¬-¡¡.-__ff z___;_:_-__-.- .:-›-› __\ _7 

.. .¬ 
_ _ 

- _.. _. _”- ~«-_« _- ; --;>-í--«¬ _..~~'.;-¬-~ .- ~-:zw Í? ` Â W ~.Í,-_.-f'¡"' f_1_...._.. _ -¬ ~' - " ':*_¿.;,.,','-'Í'Z.`7*..¿`¡.›.,‹‹›ÍÍz_z4 ,¬¢‹~~.." ' ' 

___,.__.-_.. »~'~%nzó~m‹ -^ff'“'j'*_'_"_-v _'f'~^';¬"_" \.z-zízsç-z-‹øfi.#1 _, 
;__' __,_____ .~_. z- ~- f _ _; 

_ -___ 7 f.f=f_ __ ¬.â,....».a.‹~, -~-z . f ~ 
_ _;_-_-_.zv~¬ zz ~ ~ :f _ . ._._-....~_-~;,__ - 

, 

-`” `_,`Í..`..-‹.-z~~-= f ;_"':_;;í_-. ~ z=«_'_^~_"¬jT?_..»_ ' 
s`*':*-*"'*`;f;§j ~ -~=*---›"' .'_.~.z›_....4-¬* zz-vf' : _' __.;. _.-_f_~ '‹ _ _ . 

~ _. _ ~_- f~v=zz~' ff _' ;_ __._ .___-z¬~..~ v '-'_' ' 
_:-,_-›~^, `°" "' _""°_~.`_.f. -~v‹- ~ ^-*v"'_' É Í' ›Z__-¬~ ¬ 

' ‹ ' """"Í.. Ê”"§='§-%'x›‹- ~f^~^"-"~`-'-*f " Í' f f Y-V. ~_^-iv' ' 
'A' 7' 

gw* ..-....-‹«:..-.z% .›F't""“""'§ " ”“""' ` 6.___ _ 4_,_^;'v '-”"~ ; Í ÍÍ _ __ A ._.._-...~>-‹~- _ J.. .' _ _ ~. ~_~_+v. v' 'Y ' ` 
É __ - v»__^ _;^-f' 'A ¬' 'f\ _* 

' -‹¬, 1. '.w»‹^‹›«›.y. ››-‹›-‹----"'“"L ______ ~ . z __ _ z f f v ' 
- _ __ _ __, .f * ›-¬ f ' 

_ _ _ _-;_~_¬^ ¬ -›" . A ~v*+_~¬..' ' :> "^›~ 
fi-›_.-;-V-Y ‹ ~ f ¿«:¬f_';_' -_._ ~_-=^~^ ‹' '~ ' _' T _ _ _ __.-rf ¬'¬'f'ff^f” ' ' í _ zvz»_-f¬f=;'~ '="' _' Í _ __. 'j_r_;zç.$â‹:';':-5í_`›¿¿'››-~._*,¬._~»>~›<'“¶ .--.'~.-¬----°§"Í' _' Í; ;_`__'_.___› ,z¬z..'~~^z '-^‹ f ' T É É _ '¬-fv ¬-*`-'*-^'^f _j _' _z -__ _~__~- ~-z'~f^-`¬f '_ _' Í _`~_._ __ ";.,;_'.._i+.‹-zf,-,¬-¬¿‹›~*f=,‹ ...__-vz V--' ,_' " L-.. ..«>_z~ f_4vA---›-~'¬, f ' _' __~._-az- zz-<-‹_-'~z'‹z 'vv ‹ ' _'_ __ .__ _ -..-~.¬*×f¬ '¬ fr-""' ~¬_ 'W ___'__,_';.,»:.-‹›--:.» A f_ -.;~4›~~w -«°“›4:v v _* __ _ _( `___.%z » _ fv-Í - _ - __.__ ~ ._-~ ¬.-~..f¬ ~ ¬ _ ,__ A. ~_ › _A.;~.._^~,-Â›.~_=-'°~\' ~. /_ _ f¬- W'-__~_-_ _ _ ___ ___._:-;.z~;~=---›‹- ¬- _' _ _ __,_~_ _* _ ~~ - ¬: W '_' ' _ _ _ -_.(,.___-__,~=.~¬ ~ Í ' ' A __ _ __ _,____-- ___Q_..=‹,;z.-^_z-_~l.-:fzf-1 - ' f.;=_;" ' ;_._.L',___z;_-¬..~«.z-z--‹ -'~^ ‹^ -'-^~ _' Í '_í_-_ ~,» ~z~~ '- "~ f :_ _'_ _' .' .I__.._.».-.«›v. f W H ;_ 1 TA __. _--_..¬_..‹-..~.¬›«-.,.-›z-›z›-‹v~9 

z...- - --P ~ ____.___ ._;~___-zz_z›;-:,^'A¬f- -' A _* ___ _ __ ___. -z ~_ V ¬-z v f _ _ _ _~_______ '‹A;_^z,^v .z f *Ú ¬-~- _ _ _- __ ,, -,,.¬,.«-Í--vv v^=~'~f f -_'_,' _ _ _ --_..._A ¬_›_ 4- z ~. ' Y 
_ _ .__«v~__-.vz ~_.¬- -'V f~ _ _ -, - _-_ ~_-_---_- A+-~ .,fi=-_- zéf-¬-~-"~"-Y* z~.,^V%~"v""vf~v"v";'A' _' ¿'_l;"' Í _;_Av ._ ‹vz _ -_,~~ *v =v -¬ ̀ :'; Í _' 

_ _' _f_A._._.~_ z ,~v *_ "=~'^*`~-Í 'ÍA _Í_Í 1,5; ___-_z z~ _ -~..__›»-z.=-~-_.:'f_¡.‹~_=-‹-¬.‹~'*"*+"*í --- ~ '‹^r'~f^ -'~~'=-*==-'-Y ;_' J' f:z.1'1~_ z z-~~---^-"' '_' _' fi .Í -_-'-z~.-_f¬ fd--‹~ -~ ̂ *~'¬ T 'I_ 'í"__.- A._â;__-__.--z¬~›-.-‹›-P--‹-»¢›‹‹»-âz›wV¬=*=: _ ¬z - - _v~_f';f _~ _~j"; __: -_.¬;_._ _ _. A_~_ ~_ ~¬~; 'A-_ _- Í É 1; ; _ -___.__- .__~-__›~_-,.- .^=-» f':Á_;_;_'_j_ ;__ F' __¬___ _ .__4..,__,.,.._..,_...,,,.¡..,..-'-_-›..-..=;¬¡À 
-of v*-f' -“ff «› _; '_'‹'_'- _' :*_Í___` _: __- _-_ ~ __'*v~ ¬. v v'-'; I '_' .A __ 

' 

_ __* __ __ ___ -;_ '__ 'z- ;___A`_ I _ _; ; _ ______.-_._._ __.-_¬-_..‹.___,_'_~ ___-_~‹\a_-›~“‹‹‹‹›¶-1] 'if 111;' ;*"'_ í""_'Í""i .Í ;'___T..,..',__.__¬,¬.-' _ f.- z ~=“¬"¬ '_' L _' ' '_ ;___ .-._ _.__--- -'-^-_'; :__;í 'I' _ _ . :__ _,¬z¬-_» A~Wz-.z..~._.-_›..‹¬,z&.z_=~×‹~« 

~.,._."

= 
›
z 

__. 

,.»›‹“'~ar-,É 

;:_z› 

Cg-ir 

______ 

., 

Inn' 

% 

___- 

/`*\ 

1Ê'3 

'^` 

' 

av-

Ê. ¿Í‹ 

*ar

_ 
P'.".'*7"'_ 

«À 

-

_ 

fi 
tz.:-

,

. 
zf 

A1 

. ~‹.›¡'z-‹ --›_›_-__* ___ r:«‹_ø!_-__1~\ - ¿_-2 H _ .IL _ z ê{\ am ¡¡..,_¡¡,__ __ w. ¡¡¡¡ .-;‹ .,¡;.›z~a J __' . 
_ 

°.,___-. __ 
› ..‹ 'J 

" ° '5¬ .z~*f¬.››¬ *.f~'.....=.~f. -.-_ š“~'.-_ .¬ . . . - ‹ ¬~ ~›~J. __' “À ' ~"z... 
_ \ _-.--1' - 

, _~:~`_ 'J' ~¬›_-- _. 
`_=-." ~*_z '. ~í'. -â, _ 

= '¬ ".-f J 
'~:' ›;= :_-2. ›, -Àz ~z_`›. ' 

' 

z .“~` ' -` 

"5"qH,..›. ~ {_{.a .›S‹.- .z ';,*__-_ _. ¡ *_¿____;.::_z§¡._.5.›,¿_¿§¢¡‹__~ -_‹¿_¢¡_-_-¡¡- ~-‹§-.._-511; .-.- 
_ 

._ 
- _, . ,5_.,¿-_§¡~_ ›.».'‹2.-: ›¡z_._-A.. ,s '.'__'_§,__ _.\'-›T.~.....,,_,.-‹ 

_ 
z› z ~› z' ' 

›_~ 1.-.F ,;zf.z-v¬~«£¬`~r 1-: 

°'.›-'* 9,", .':-'¡ "' `f~'Zz-~'‹_›' ^'Í'Í$,`=':¬"_›-:»*`>¢á**-i>šeíf;§fÍè:-233%*fi? 5°*-1.1-=z‹_;j3‹“~'.'¿ *R `. 
íz 

__ 
.1~ '__-__`~;§Íz,_;7-_"Í'.`‹-i'--_,` §'_*'”*~'¡¡' W - mw' -~ ,¬›¢-_ ¬...¡... › V7 1* ¬..' '_ _'.y'¬' z-- _ -ea ___.__-._ - _- .› | __ ,z¡_z.\. .g--z» -› 

_ 

' -.› _* ' ' Ç. ='~'- _:"' ' _: _..'. 
__ _ 

?"' "» ` 
- `. `* 

zf _ 
'.-'°'** 

_., .ff ' Q " ¬ J- ~Í›`IÍ~_'*5--fi*--='-J¡~$3'=‹¶,,¿`Í'¡Íf«**`¿'fÍ*f¿»‹.›?ë^**?‹*s'*›=f*â‹:!\¿.¡. fz» _ W.:‹z‹«» ~›‹~. 

_ ¡›` _, rn __. ,_;__§». 

> ' Á'- z .- ' *' -."_:...1.... '. *. “Á .- 
âêt T» ,.›› ‹- _» Sl* z›F§P_“x., :.'*..=.› ...___ 

* “'“'›'”'~*¬, *_ _» “› ^ ~__* _; ‹ ' 

3. «- ;^u~“1-:¿__'§2_~«>.. ~. . 
' 

z.‹z,$,_“__,- _ __ _ 
-^ .¢~ n › - ' 1_ ^ " ' 

.‹ 
~ - - ~ , , , - 

_ ¿ V .~ 1›'* -- z›.ê'›\ . -_-›.-z~¬›.z~r~ _ ._~. -_» -. ._.¬.-_ ... .. - ._ ._ ..- . .... ._ . _ _. 
' ' 

_ 

`
_ 

_ . 
“¬ ` "*-*- 1 f ‹'~-1* .a ‹- ‹¬~ -~‹' -‹‹-‹v~-.»., .....,‹_...~.~‹ \1‹z.‹, .‹...~-‹...-.:...¬.1z._¬,..¿›, ._.., ›. ,.,›.. ., _.. .\.›.L›‹¬ _»--«z-_. 

¡\.fL.¡JJ‹l.¡ /uu 1 ),‹/e /'\'‹›u¿'/11/1r‹¡, u_r/l¢^nu¿¿ ‹1"¢'r.¡,'/z /r//‹1z›J/›/‹/u_u/11.1/‹?,\::/_/c I›'/ux//‹'//zm 
4 I › M 1 ' _ 

' V 
V F u u v 

¡\‹.¡]o/0 /un/u J /~‹›rr.1, E1715! _S`/en:/fm:/2 cum u/Í/_/Ju Eri:/2 c. 3/lme/ú. .1 rnãr lt'/(Ju com l"c/xx. 
` 

' 
J' 

*."à....E...-._,_ 

:'?í 

3. 
.' 

;‹z:.rv 

“tz 

J”

š 

._‹ 

.'m..¡..L..›::.ú 

._ 

'V 

f~:*:'rf~a*r::.â

~ 

›:. 

:_ 

~_ 

t-5 

Ei* 

`~ 

Ã» 

âzu

, 
- 

._-4:: 

~.z.<

_ 

z¿.___

v
.

- 

-c 

4 
-' 

-'

_ 

'°ëaÍ.:~'?"§

5

' 

".l°Ê';.-='"'-' 

..,

_ 

.L 

*L 

-‹ 

1.1'

_

_ 

.ü4~j«z

. 

' 

r- 

....

. 

. 

šmä 

.r 
Ê"~_“‹- 

ã`-3-'Í'Í

- 

gw.-u`~ 

l

1 

_.,é;_. 

‹_.j 

»“'-¬. 

_..1:¬.j 

_._;? 

__... 

* 
'§ 

-, 

1;' 

-z* 

-t. 

.«.' 

_,,.u__

_ 

5;. 

.¿. 

‹ 

15.4 

fââfil 

14 

.,

. 
iii* 

,___ _, ___; 
*`^'.1"›-fi Val z'

` 

ga) 'EV 

É 
' 

'______________________ Í' 

Ff W./«3**¡,/."~.\J_;_\`\=*'Í'g 
?>.‹. _>.‹_: .;-mí" 

§íFz¿,g,V¿¬f¡V[_2z_v¿¡f..;\ 

_. . ,__ j.. E 

_mm gâmawƒ.__
\ 

_ _ H.. _ _ _. ~ 

§~ !"f'"`Í""¿ ` 

z.<. 
›*~^

. 

zíf ___ ........... .T 
' -‹ › - E§¬.":í;_ .= 

›‹ ""f 
, 

.-‹f_»~*'..-" “fz ` 

* 
, 

. x ` 

~ *í"` f _.. w.z.-z=..- »«

I "':£‹c:-

`

_ 

we:-»Í `4\ JJ* lu

Ê 
~., 

:Í

x 

_'

_ 

.

`

P 
'Qi

1

1

- 

'x 
~

_

1 
â 
1: 

fz 
5. 

zâ

' 

Í_e.›1»‹.z 

Q'

‹ 

Í *zw 

5'

` 

's 

._~., 

v,-. 

'..;_.,. 

~ 

........› 

;¡.__, 

‹-< 

`I¡~._

" 

Ú. 
‹_ 

.r:»i. 
#1 _ 

_- ___. 

V 

if; iv' » ëz-__ ¢';¡1. 
›* 

. 
' " 1 × ¡' -'Ê - 

_ 

* _ 
_ 'r-warn- _, 

~.~ 
mf, 

z _... 
_-__,¿|_§ 

_ 
_ 

› 

_ 
_ __1_-ás; 

` 

_. 
..z~›«% 

-"*¬ ~ 
: 

-fg .__zzf× " 9;; 

.I‹:\›‹ 

ñ.

`
1

,
.

K 

«M ~ 

_, É. 
zzš 

.. 

meu 
zfllr. 

Lt 

__

_ 

‹¿_ e1 

_' 

Aê. 

na-aula 

/ 

.I 

-Â" 

.. 

_ __›\
› 

...z _‹ _¿§_¢;¿__§'¡_;_›_Ybb_ 
_- -vv .- ¬'› 1 :‹ zz. ~¬_¬‹ , 

='.'›'~~ -*-2,:-' _. -'- \ z ._ _ _ '~'..--‹_=.\f^-zw» ¡??~<›.\_».* ‹š~. §3ê~,='-"*'*í'.‹š.f -..._ «:â‹..._.z~›-~›-*.^'~~'*~&*'.›Í'\Ê.»--›. 

, 
›"~ "*' 

_ L 
,¡¡_.›~**,.f,} ‹¿.,.T'z__,.;.- v 

_ . 

^" J em ~ 

Í. _ __ _ ` z __ __ _ , _ _ ___. ,_ 

' " ,_ :_ 

' 

_--_ 

_» õ¬ _ -z ...- ' *§'zf.3 š 
' 

=1 ,.¬ 
.z..:l'.à\ _ 

~ 
_: _ .;_;,~~¡¿_¢. › 

. 
_ 

_ 

. -. 

9` f 
~f.~.|..,,~__^‹_.-W ' 

~ -23 ` 

. 

' 
. 

` 
`è` 

¿¡_;.._z›_.. ;.=;f.~ » *¡"*'F*š¡`K{`¢'*«~f ~› ' < 

:_':«¬._,.. uz 'g 
z.~.=_~ , 

G ...az 4':"5'›z ‹“~ f.?'_ -« 
' ~~ ~ 

‹› ' '.'›...â_ -`**.-5.'-É ' 
= z-_ .-_ ~‹.fz«fz?â~â~›.zz<^.z-z.~_ z. .ff ._ --.ä ...mâ~z.¿ ¬- . .. \-., 

f..

_ 

fig 11-1»Í IL š~ §¶~ ' -- "` ÀFHYÊX 
'_

I
_ 

.r 

_,

_

I J .. 
íz 2.; /fé; fz.. 

H _ 

°' 
:§‹'_*'#'“". -_-"”"",_, "'~-fi _ K

` 

-2".-.._'f‹-.›“'--›:_.-,,__r_Êz » ._ 19.: _ 

___¿ 

r» 

z' 

É-'Í?.v,. 

*šz 

f..

.

1 

*fz L 1; 
.‹› _ ;1.›.«s~_:.¬-«_ 

¬ _,.., 17;'

' 

‹-â. 

-__ 
11- 

5%' 
__., 5 z v 

. 
¡ _ 

›.- .F q. .._...»;~.››¡"_~_ - - 
- ›. ~

_ 

1.» 1:' .': . z 
. .. -. _. ....f~ › - ‹¬-‹. _-.M _»..»‹ 

_ 1:-5-¿‹=qw.~t-.z»~. ›~ -. À _-*__ ›__ _ ..\
_ 

Ír ;.
É 'zl W.

_ 

~:'§ 
.' E

. Ã 
.af 

«Q 

,....... '-5. __.._;. _ = ›-_ ._›_é z _ __~. _.. 
~ ' -\ A vy ^^ .. .›4».='~ > 

_' .
_ 11"' " 

~ z 

í=~=›I. 
gi. ÊZZÍI 

¬..= 

Ê"*::::¡ L....""“';-É 

x .. J. , ›" ' 
.. ,.›.^._ .~ ;,~... 

' 

_. Í
' 

. ,`_g:- rrfif 

wa 

o . \¬-`|..› 7 _.." 
.__ _ 

- 
' .¬¿'sÍ¿§. -`1¢ *_2Í3¿'1°Í_"é`\Ç': ›‹ 

' vw: z.
. 

_ ¬ , . ,..,. _ 

-~«« -¬~ ‹‹"-‹ '~›f~ ~~~ _. - . z_,›-:¬~v--~z-‹v v' ~ -Y ~ 
_ _ 4. _ -..~z--._-¬f-:+~`^‹¬¢ ~. ¬ ' ' ¬ '_ _ _- __ ›- ._.._.... .‹.,.=..»....-¬›~.--_--_v-‹.-.~=4.~=1-z:¬- W ;‹ :V A _Vv_7_ A__¿____ V-_ _ z_~__»-__ _- ~ f _ A __v ___... .._..,..,4..-V* 'Alf A_.f:- ___-<,»-ví W _. .¬.. ¬-_--â.-_‹. 

_ 

_ 
3‹ 

.4..ø_4_ _ f_' v-_^ f.+==-¬-z*~;.._'“-'»="5f _- I " ¡X1! _.L__ -_,z.^:_ ~v ' _ - ~‹^«^‹~ 'Ú vv- ' _' Í' A ___ -_;._.~.....-__'-‹==:~._ ~¬z_--~‹.,.^._..^-v* zv'*'-›->"=-¬›-f*^¬'._'rf'*"=""'*"° “"'“` “J ...~;»,_z_ _-__A._.-._.,..-¬~_-v~ - 5-* f"`I _' _' _ .__A_ A _ .-..^~¬^¬«' -'*-~~- *__ ;__Í__ -___ __., -._-~_,.›fiz»_ -z_‹.;_zf¬-f_=~_V» ._~‹‹~-»~›-«»-~ ~‹~~~°~=» 

..z.~»‹--Aff-~_~ _ __:‹_f^v ̂.{_^--.^~'-'ff'-?~‹'¢ '_' _;__"_ -'__ .Í Í ~z~~- ~ _ 'v' vf f ' f 'T' 'iv' *ff ':T:" '.'íÍI` ';'_Í.__.;;.=< .-._›'T_-A___.~_ _- _A,'f~f'~.z...~¬z.._-'==.‹.-'‹~-¬.-~-=n»°'‹v'*" ._-_... _. _ _.. _ _›-..~~_«f ‹-;~«:›--1 '~ f '__-. -z ..._¿.›_f-_.~z~-17,'-f' fg _<'~;_ _¬_ z.-;;..'__;: z;________ ;_____ _____,__.._¡,._.¬._______,z,_____A _-~_- ~_._..~...~.«-‹-.1=\‹.z...¬-z.‹.z‹.=.-;âÃÕ ___._ __ _ _ _ _____¢_-_ ..A_z»...›~-~--f ._ _. _. . -z _» _ _
- 

zø "_ '_' ' 7 .í-. --.__ › .~..f-r=='=~ 7 f ' 

-. ›‹‹ À~1 -.V v _.. =zz- -‹zz›u:z __ _ _ _ __ _ _ 

.› . 

__ __ . um-¿õ;‹ ._.«f-~'?7'¿_~<'*-"'H; ' ” 
;=§_§“:'Z'‹›z~."~g'*“'*'-.~.¿,z@§f?Êí'3í§'Z'1;'z,?“z.FW{_T1z*‹'fzÊ*i*Í'1LÍ'7?ÊÊ:â_ÊÉ3,2..'?r‹.Í? WPF-“¡›¬ ‹*:zf›z*'**Í*.*~'f`f‹›_1z‹.zJ§í`.§'t~. - 

.‹-. iu; 
ng ›â§..‹¬â‹z.‹›:'é›=2-×›r.~1¬ « ”='»f~f«*=*¿¿,fz¢_\3f«‹=;*_z__.~' 

'~ “f ,*-Ç' ¬›f__.°."r' .;:¬~:.'-: ..;f~'z..=f~,^... ‹- . 

› ' _ -¬=~~..›'_ *'*= ' '~ ~' “I 
_ 

' ._:~_;_* . -_ àzz -.~.~~~= ff- °~" 2"'=.="=~'fr:""?í“;'3.;-*'-1 ¬ -“'~:`zl'.›-.~ ›..f.

' 

rw” fi ãfiÍ«.ã;¿=:ê§~.fiff«@-`*“.~*.'¡-*Tê W-‹**'‹'âf-Ê"â f- ~f~~~~fi~.~:*~»'“' › _" 'f-.Hz “z 'âé' _* ¡ ,,...._g`z~l=.z. . __”. y_¿¡¿I›.... ¡ 
›~ 

. 
L» 

rm §¿‹_ê_>~¿¿›êVzé:<‹;â_àyz; 
r“¬s=f=";'. V 

‹ _,. _. .gl ,.1¿_,,z.> .z, _› 
_ 

_¡_._ ,›:._.____ ,_»_`¿ 
«z ‹.z . .. . 

,_ ,_,.-.Y¿i_-- ‹¡§¿ 

.,z.'; .._.›‹ 1 
,‹.›... *rx- 
¬.-..-; .šwz ;, 

_ .,.__ 
' '~ -›.a~¡›§ 

fii 

.N 
*àäãg 

éésâ-

_ 

_`_ 

Ê., 

‹' 

gif 

_..

. 

*~.zm'z_;&â..z.'*f"'*_° 

_.`z\, 

~›ø'\ 'nn . 

__¿ .. _. 

f. 1, 
' 

‹ 

›«*š‹.¡"': 
V k ' 

**' ' 

w.. am., 
__ 

' 
í_: 

_ 

.
. 

. 

' 

"‹~1.V_ U â .z 
» ',.¿+.‹ ~~ -J'~'= fr . _ 

‹. 

'

. 

. Ê. _ 

4 É JÊ'¡.›1- . ~
' 

É \ 
:_ :M 

.f 

ff . 

z, r (Q
Í 

~.'-W' '-
l _."

š‹



_» ». _, 

,
z 

. 'UNIVEP.SIDZ*.DE FEDERAL DE SANTA C`Z*.TZ\.'P.IN.^. 

. . , _ - 

CURSO DE Pós--GP¿\1>UAç'Ão .EM _Af›MINIs'r:RA`çÃo ¡>ÚBLIcA 

-" 
_ 

,. ,- 
.‹-' `

\ 

. ó ›
, 

Uf§ÍY6f<šä_a;Êa';Fg_c§êê:aÊ .de Saníía Àflaâzzrina 
¿ “S30 fiv Pós-Çšfaduaçào em Adm¡..¡âtraçáo 

.L 

GRUPOS EMPREsAR1A1s CAíAR1NENsEs= 

0R;eEM, EvoLuçÃo E PERsPscT1vAs PARA l990q- 

ADY VIEIRA FILHO ' 

' Dissertação sulmrâtida ã Universidade 
Federal dei- Santa Cata:_::Lna para Qbte1_'_1_ 

" ção do Grau de Mestne em A‹í1¬ir~.is'tra- 
ção Püblica. ~ 

_

. 

‹ À,

¢ 

, 

V Florianõpolisí - 

- \ 

' 1985 ` 

« ur; 5' 

- .. 
*f 

. Qu 
,, _ 

fz .ëƒg 
«_

¿

P



1 a

1 

“ BANC 

_..---*" \\a 
í...--f"'" af Í.-:TÍ- .-ø-ff".-, -:_-'-~ 
Í-="-""'-I _;-fííí šššš --_""` 
\\\\ __...--^ EEE; :=== EEEE ___.4 
\\ \\\\ 
EEE: 
:::: 

A _ 
GRU? s LMPREsA3}A1s CAT@R¡aÉNsEsz

' 

CD FU n-‹ G) C3 
_C 

I`×'|< C) |"` 
CI 

ao 
:zx 

-C) 

'U U1 7~J 
'-m 

'U ['11 C7a ›-4
_ 

<Ç

- 

. 

I. W 'U :I 70 *zuÍ 
|_._\ LD LD CD 

v- 

O".- 

r-E 

* 

zxrry
' 

VIEIRA FILHO 

' Esta Diss " ertaçao foi jul -gada adequada 
' 'para obte“ " ' 

› MES 

nçao do Titulo de 

TRE EM ADMINISTRAÇÃO PúBLrcA*” 
- -zu . 

e aprovada em sua ` 

' Programa d 

/ /il.” o Q 

__/ . A EXAMINÀDORA:'

z

n 

03943899 

.- 

X W ~W^°11ó 
_ Brof. D . Jo enjamin 

forma final paioa 

e.PõsfGraduação. u' 

' ¢ 

r z ,

D 

iíí 
_ 

° ¢¿4x>664\ 
. Prof. Dr.íÚ ira an R 

Ori nta pr_ 

Pr f 

esende 

o . Dr. Alcíd es Abreuu 

daCru2 Jr.

í 

..,.- ..,.
›



› 

ff' 

«vi - 
p

z 

‹;.';'_zt 
* » - '- 

z ~'~ 
,_ 

¡ 
,à._›¿ -‹. x _, .. “W

‹ 

. ‹›;'¿× 

“- ¬'¬ *~`. . ' 

~. _ '_ 

n z

v 

,.- '_

<

.

× 

_»

/

a 

Q J

› 

c 1
w

¡

1
a

1

Q

o 

`A Amazile por 'tudo o ,que somos - 
lutamos e vivemos compartilhando - 
hoje e sempre com Aruza e Paulo."

R 

¬› 

l

‹

- 

1.- 

¬ú¬»-‹.-‹...›-.........¬....-.«-«‹›.--~ 

vz 

›-«

‹

n

1

x. 
i
zz

1 

v . 

J.- 

. 

... 

_... 

..\. 

,¬ 

\Íb\ 
.ap¬.



O 

,v 

ef

1 

.-4 
.‹ 

,INDICE -. 

r
r 

g^.oo00IQ0009000ioøosbouøüáøcdccowoutc 

INTRODUÇÃO~øocøoorøoQocuuuooegcvcoouooøøcnqâgg 

CAP I`TuLo I ~

Q 

ou 1. Fundamentaçao Introdutõria ›

. 

1.1. Antecedentes Históricos das Formas de Or 
u ^' aoUiqfiowtovoüoonuqnooafiçoqøolçq 

.z
. `l.2. O Conceito de Empresa Familiar .......... 

1.3. A Cultura Empresarial e os Tipos Caracte¿ 
. ` _ 

Í' 0 . ' O¢00o0u,O'r¢nawoøowo00io‹n0o00‹coc 
l;4. Os Grupos Empresariais no Brasil ........ 
'Z' 

I 
_ 

. 
,o

_ l.5;×O_Conceito de Grupo ..................,.. ,z 

1.6. Os Aspectos Legais Pertinentes .......... 
A. Bibliografia do Capítulo I .....«........... 

CAPÍTULQ II - 

2. O Contexto Brasileiro - Antevisão Geral 
2.1. Antecedentes Históricos ..§.....§........ 

' 
. O Modelo Primário Exportador l5üüel93O .. 

._O Modelo de Desenvolvimento 'Autônomo ~ 

quoooacoonunlcoq‹nooo¢¢'‹‹~o¢øuo:o 
. O Modelo de Desenvolvimento Associado e 

_ 

'Dependente 1964-1984 ................;... 
~ . 

' '

1 I
¬ 

.â 

.~‹` 

Pág 

Í 1

4

5 

5.

7

9 

10 

12 

13 

13 

20 

25 

- '.-,
+ 

‹ .

J'



- . 
,

.

� 

.. a ~

� 

P ”

� 

; O Desempenho da Economia Brasileira em 
|...| KO O3 ,$› 

¬_-à 

. A Transição na Transição 1984-1985 ...... 

QIw0OwOttawaOtfioiøfløoooønvnqoøøooto 
. A Política Econômica Brasileira Interna 

90.00o00.00,0;050ø0ooUo0aø¢Oø0Gcueca 

2.2. As Empresas Brasileiras' . 

cAPITULo.1iI 
3. O Contexto Catarinense ¬ Antevisão Geral

o 

ÚQOUIOÍQUOIQOUÓOQUQOÇ I I O O IO 

. O Desempenho da Economia Catarinense em 

i gàoo-ooogoounouocoloqouølonoocunouuoa 

3.2. As Microrregioes ...................... 

M 
oz 

. 2.297 

. 3.294 

. 4.292 

. 5.305 

. 6.306 

3.3. Os Gêneros e os Setores ................ 

. Os Critërios`de Classificaçao e os fins 

9..

~

~ 

- sul catarinense_- CARBONÍFERA . 

- Litoral de Florianópolis ...... 
. f 

- colonial de BLUMENAU .......... 

^. Evoluçao_Demogrãfica .................. 
-“. As Microrregioes Selecionadas .........Q 
.- Z'4 

I

0 

Q

0 

w

0

O 

_~ Leste catarinense - co1onia1_JoIg 
Q‹q¡....;.¢ n ¡ ‹ . zaoqzcoaøuenn 

- Oeste Catarinense ~ Colonial .do 

1 PEIXE.a¢'.o|I¶0auOo0n¢'o:¢¢ 
- Oeste Catarinense - Colonial OE§ 

TE ocoonuuoooqisoofifi 
4 . 

27 

29 

35 

51 

59 

67 

64 

68 

68 

69 

7l 

73 

75 

77 

79

5

P

›

r
x

1 

~. 

¬.-¬»-¬-›¬..¬v---›~»¬¬--¬-v,¬~vuz›-‹--.‹`...»,.»-s. 

vz» 

z-¬.~..¬.-.-~¬-.-z........_--v 

_-..~.-.-..-z›..‹-¬›..- 

_. 

.,. 

5

l

›. 

¢..~.....-..._.

i
z
‹ 

.7 

!
›
X



z 

-¬¿r`.._-`._ 

. Bibliografia do Capítulo III ........,_., 

CAPITULO IV 

4. As Empre 

_ J. . 
_ ' 

sas Catarinenses 0 

4.l¿ Os Grupos Empresariais Catarinenses ..... 

4;2. O Assentamento Geográfico dos Grupos Em- 
' -presar 

. Micror 

. Micror
c 

. Micror 

.*Micror 

iais Catarinenses em 1985 ......... 
' ou regiao CARBONIFERA ..z;............ 

região JOINVILLE .................. 

região FLQRIANÓPOLIS ..,........... 

região-do VALE Do ITAJAI .......... 

._Micror 
. Micror 

4.3. Os Gru 
' ,prpiblio 

//f.//Í 
z ,.. . 

,‹ 

CAPÍTULO v 

. 1.300 - 

«- 

". 2.297 - 

o '_ 

, ~ regiao VALE DO RIO DO PEIXE ....... 

região OESTE CATARINENSE .¿.,...... 
' 

_ , . . 

pos Empresariais Selecionados ..... 

grafia do Capítulo IV .,........... 

zu 
5. Origem e Evoluçao dos Grupos Empresariais 

Sul Catarinense - Carbonífera ..... 

O carvão e os Azulejos do Seo Dio- 
O n 10000OoQIO00o4c0o.q`0no'0~~¢contou 

Os Pisos e Azulejos do Seo Nilo _.. 

Litoral de Florianópolis .......... 

Os canaviais dos Gomes ............ 

Colonial de Blumenau .............. 

As malhas-brancas de Hermann e Brg 
oauønfincoçccooonocgoooloøozoiuofl 

84 

86. 

95 
96' 

96 

97. 

97 

98 

98 

104 

109 

110 

110 

111 

115 

115 

117 

lis 

M» *W

1



.- o _. _ _Y_ , ‹ 

É Ós Acolchoados e_Camisas' de ~Paul 

. Kuéhnric11o`¢_¢oooouo'c-~‹øoo‹o.øøoeo›o|cn0 

- 
~ As Toalhas.de Teófilo Zadrosny .... 

do . 
_ -R, 

¬ As Camisas de Paul Frische ........ 

'Q _ oncovewccøqov 
. 

' ,U 4 ›
. - As conexoes hidraulicas de A. Schi' 

contIonooeqoøcøoÀo`‹¡.¿ocoo¢eøooo¢ 
^ - Os Pentes de Chifre e os Cachimbos

~ 
- de Joao HANSEN Junior ..........}.. 
~ Os motores elétricos de Werner,Egon 

, aceQuoøicøqbaoficananløoøo 

. 5.305 - Colonial do Rio do Peixe .......... 
~ Das vendas de_oolachas da Festa de 

São Pedro aos produtos SADIA ......
~ 

- Do gosto pelo Balcão aos Produtos 
_ 

.- /. dd/ /, _ ~ 
.f',-'/ oooçonoouuyoioacoquonooccun 

,. J _. . 

- . 6f306 4 Colonial Oeste Catarinense ........ 

~ os produtos CHAPECÓ do seo Plínio . 

- A Cooperativa do SeKIAury ......... 
~ Bibliografia do capítúlo v .-...... 

CAPÍTULQ VI . 

` 
z ,_ A 

.. 

6. Perspectivas para 1990 ¬ As Condicionantes 
OnQCQGOOQAIQIQQOIOIQQQQUOQ00040100000 

6.1. Perceptivação Conceitual ................ 

6.2. A Nova República A Reordenação do País 

e as Metas para 1990 ..........;......... 
z - .

' 

. _ 

121 

123 

l¿a 

134 

134 

135 

136 

144 

144 

145 

164 

165 

166 

177 

180 

180 

186 

, 
=.‹ 

'z'5"" 

‹f~š.
9 
‹s 

‹.
'~



° 6.4. 

,. f' z'¡ ø ,/ . Í _ 

.,- 

' . 

' 
. 

. 
ú - 

_ 
à ›

. 

.A Região Sul è as Oportunidades_de Santa 
`o‹:¢¢1o0‹o'¢¢voancao~ooagoozoq!nq'¢q 

Os Grupos Empresariais e Perspectivas pa 
ra 1990 

0 _ 

'.-2.297 - 

V 
zz-

‹ 

.`3.294 - 

.z-

-
z 

4.292 - 

. _.

z 

5.305 ~ 

6.306 4 

Qno00000Ooøonuøcocøpøonoooflicoco 
Sul Catarinense - Carbonífera .. 

O Grupo Diomício FREITAS ...z,;. 

O Grupo MAGASA - M. GAIDZINSKI'.. 
Litoral do FLORIANÓPOLIS ....... 

As Empresas USATI. PORTOBELLO .. 

Colonial de BLUMENAU ........... 

Cia HERING e Associadas O Grupo 
SQAQ ÇÕIIÍÓOOOOOCGI 

O Grupo ARTEX s.A.'............. 

O Grupo SULFABRIL S.A. ......... 

Colonial de'Joinville .......... 

Q Grupo Ind¿ Fundição TUPY_S.A. 
O Grupo HANSEN ................. 

ocwzoacøoapoocozocco 
Colonial dO RIO DO PEIXE ..-.... 

O Grupo SADIA S.A. ~ Cias' Aber- 

o\_00IOllIO¢0oIOoo0¢|lnctzn0no 

0 Grupo PERDIGÃO - 1nd.e comér- 
ooonucouolocvo‹`coco_n'o.cI.quoøc

Q

c

Q

0 

0

0

0 

O 

9

0 

0 

0

0 

Colonial OESTE CATARINENSE ;..... 

o Grupo CHAPECÓ .,............... 
O Grupo Alfa Central ............ 

, 0 

205 

215 

216 

217 

217 

219 

220 

223 

224 

227 

229 

228 

231 

232 

233 

235 

239 

239 

242 

243 

244 

245



« - Bibliografia do.Capítulo VI ..... 

CAPÍTULO VII 
ou 

-70 00ÃOO-ouobqootnofliconeoocooú00000
~ 

7.1. Comprovaçao das Hipóteses .z............. 

øø`no‹f¢000ifinootoofltcuøøoønoonoooo 

OOMEIO Oootc009€Oondøiouncotnonløonøouooo 
à. O ESTADO COMO AGENTE REGULÀDOR DA ECONO~ 

n000comna1ooooogoooqooouaoäzuúngnu¢;¢ 

. o MERCADO ............................... 

7.2. Análise, Perfil e Importância dos Grupos 
z 

~ _ _ 

Empresariais no Contexto Catarinense .... 

7.3. Correlação dos Grupos Empresários Catari 

nense com as Empresas Brasileiras ....... 

..Biliografia do Capítulo VII ............. 
,.- f z- ‹ 

` nooonøbubInøocuuoeoocuoø 

« z × 

247 

248 

248 

248 

251 

253 

260 

264 

269 

273 

274



v » 

I-ll 2! -'-1 23 C)U CI \(`1 3-* C) 

'~ ~ 
- g A elaboraçao de uma dissertaçao de Tese de- 

marca a linha que envolve a.conclusão de um curso de 

PõsfGraduação em Administração Pública - a nível de 

mestrado ~ e, o início da carreira de pesquisador; 

p- A pesquisa, exige, paciência, energia, meta, 

tempo, dinheiro e muito trabalho. 'Deste modo, foi ne- 
4 ~ 4 ~ " 

,cessario a ordenaçao-das-ideias a realidade das organi 

zaçoes, Circunstancialmente sao variáveis que _ 
inte~ 

. _ › 
, 

'

_ 

gram a prõpria«essência,da pesquisa científica no Bra- 
im. V'/_. I 

y

_ 

/. ./ ~ 'si1. 

N, _ 

' 

A instrumentalização desse projeto teve como 
, . 

objetivo dirigir o autor na elaboraçao da dissertaçao 

,sobre "os GRUPos EMPRESARIAIS CATARINENSES - origem. 

Evolução, e, Importância no Contexto Econômico e So- 
cial de Santa Catarina". '

. 

As¿hipõteses levantadas sobre a origem, evo- 
‹ ~ _ ~ - 
luçao e perspectiva baseiam~se: l) nas condiçoes clima 

ticas e na riqueza do solo existente em Santa Catari- 

na, 2) nas setas_favoräveis da política econômica do 
4.. governo federal, 3) na expansao dos mercados; regio- 

‹nal, estadual, nacional, e, internacional, e, 4) con- 
. . 

. 
_ _

.

~

0

z
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1 

têm-um certo grau de audácia, pioneirismo e p. 
23 |_›. G iati- 

va dos titulares desses'mesmos_grupos.
‹

1 A 
' O estudo do tema tem dupla importancia. De 

um lado serve para identificar a origem, evolução e im 

portância no-contexto estadual, que possibilite a anã- 

lise do fenômeno na empresa- -Catarinense (Tipifica- 

çao, e, comparaçao) com os sistemas empresariais exis- 

tentes Çcoerentes e compreensivos); Do outro permitir 

determinar afinidades e diferenças entre as diversas 

políticas de expansão em ramos e épocas distintas. Li- 

mitado a seis micro-regiões e aos l5 marores“ grupos 

existentes, que na realidade são 14, pois considerou- 
. 1 .

' 

se a CEVAL controlada da CIA HERING S.A. e Associados. 

Todo o desenvolvimento do Trabalho está vol- 

,tadp a sistematização de uma literatura que coloque em 

evidência um referencial bibliográfico sobre a histÕ- 

ria o surgimento dos grupos, seus fundadores, perfilem 

presarial, plano de expansão e perspectiva desses con- 

glomerados no futuro próximo (l990); Visto a -partir 

do contexto Mundial, Nacional, Regional_e Estadual. 

Aqui reside o aspecto monogrãfico mais impor 

'tante da dissertação; resgatar o passado, 'interpretar 

o presente,.e.sobre'eIes desenhar o futuro, mas do que 

catalogar, analisar, e, interpretar está a percepção 

ç 
'e vivência dos titulares.que,interfaceia-se com a sen- 

. 
. \ .

› 

sibilidade do autor, sem fechar ou esgotar o tema.
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f 
- À 

o-g A metodologia adotada buscou estudar cronolg 

gica e historicamente as'mudanças quantitativas e qua~ 

litativas dos sistemas empresariais catarinenses, des- 

de 1880 até 90, e, os modelos econômicos brasileirosde 

l500.a 90» _

~ 
_ 

A bibliografia extensa e variada sao de-auto 

res brasileiros, e, principalmente catarinenses. 

Neste estudo.utilizou>se, ainda, a têcnicade 

entrevista oral. Os informantes foram os titularesóms 

grupos, secundados algumas das vezes, por executivos e 
z . 

.
- 

assessores imediatos. Todas as seçoes dos grupos fg 

ram visitadas, e, as entrevistas gravadas ou taquigra- 

fadas. - 

p 

As ilustrações deste estudo (fÕtos e documen 

”tos) foram fornecidas pelos próprios empresários.

z z

›

4

n 

,

n

1
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' ABSTRACT. 

5 
H.. 

The elaboration of a dissertation is the 

stepping stane which includes the conclusion of a pro- 

gram in Public Administration 4 Master's degree - as 
well as the beginning of a career as researcher. 

To do research involves patience, energy,oh 

jectives, time, money and a lot of work. As such, we 

need a complete reevalution of the ideas to match the 

-organization's reality. By circunstance these are va~ 

-riables that integrate the essence of scientific re- 

search in Brazil. :- 

` 
V . The instrumentalization used in the project 

- aimed.at directing the author on the production of a 
z-' .-' .- 

, *,"dissertatien on Enterprise~Groups in Santa Catarina - 

their origin, evolution, and importance in a social- 

economical context in Santa Catarina. * 

The hypotheses took under consideration the 

origin, evolution and perspective and weretxmxxiupon : 

H' IJ' D l. climatic conditions as well as - alth existing 
` 'in the soil; 2, the favorable arrows coming from the 

Federal Government economical policy; 3. the variation 

of the market on~its regional, state, national and 

' international power to expand; and, with a certain de- 

gree of audacity pionerism and initiative-of the top



__,-..z¬ -

» 

managers; _ 

_ 
The theme can be seen from two - important 

points. First one, the objective is to identify _ 

the 

origin, evolution as well as the importance in a state 

context, so that we can analyse the phenomenon is a Cg 
' . 

~ . 

tarinense Enterprise (typification, and comparison) to 

existing systems (coherence, understanding). From the 

other, to enable us to determine affinities and diffe- 

rences among several expansionistic policies in diffe- 

rent branches as well as epochs. The groups studied 
' 

._ 

were limited to 6 (six) micro-regions and to 15 major 

existing groups - that in reality are 14 since we con- 
. v ' . 

. , . , 

sidered CEVAL - controlled by~Hering & Co. and Asso- 
- , . , 

ciates.` - 
_ .

‹ 

,zf;,×”'~ The body of our Research Paper deals with 

the systematization of a literature that puts in evi- 

dence a bibliographical reference on the history, how 

the groups appeared; their founders; enterprenewship , 

plan to expand and perspectives for the near ~future - 

up to (l9$O); considered from a world, national,region 

and national point of view. This is the main point, to 

bring back the past, reinterpret the present and from 

them - past and present - design the future. This is 

more than merely a catalogue, analysis and interpreta- 

tion of facts. Here comes the perception and living 
. 

'

_

- 

experiences of the creators, intermingled with the 
' z

V 0
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g,‹ 
'úv' 

author's sensitivity which does not close up or extin- 
H' II' ( guish. ¬ theme; ' - . 

"`› 

, 

' As the methodology¡ we tried to study chro- 

nologically and historically the qualitative and quan~ 
titative changes of those groups_from 1880 to 1990 as 

well as the economical models adopted in Brazil from 

1500 t0 1990. '_ ' 

"
* 

_ _» The bibliography was vast and varied inclu- 
ding Brazilian and Catarinense authors. '« 

. . 

We algo used oral interviews. The informers 

were the owners of these enterprises, who, at times, 

were surrounded by their senior or junior advisors. we 
. v ~ 

. v ' 
I

_ visited the whole conglomerate including the ;sections 
. ' , 

where we recorded or sped-wrote the interviews, 

,×f;×”" 
¡ 

The pictures as well illustrations were fu; 
nished by the enterprise owners.

'

1

.

U 

'W 

.~ 

-,'›`›



RESÍJÊÍO › 

. O presente trabalho buscou resgatar a histó- 

ria do surgimento dos 15 maiores Grupos Empresariais 
~ . 

Catarinenses, da evoluçao e perspectivas para l990¡Vi§. 

ta a partir de depoimentos dos-titulares desses mesmos 

grupos e instrumentada com análise global sobre o Con- 

texto Econômico e Social Mundial, Nacional, Regional, 

Estadual e Microrregional. 

A 
_ 

O exercício acadêmico reconstitui o passado, 

interpreta o presente e sobre ele desenha o FUTURO sem 

fechar questões ou esgotar o tema. 
' ø . 

'Metodologicamente o conteúdo desdobra-se em 

sete/partes interdependentes, são elas: 

- `l. A Fundamentação Introdutória - que pinça 

de autor brasileiro os conceitos básicos sobre: a)o de 

senvolvimento do sistema de fábrica, b) empresa fami- 

liar, c) cultura empresarial, d) o surgimento dos gru- 

os em*resariais no Brasil e o moderno conceito de 19 . _ 

ul .+- C 

pc. A 

.
. 

2. O Contexto Brasileiro - subdivivido em 

dois subitens: 2.1. - descreve a partir de 1500 os an- 

tecedentes histõricos e os três modelos econômicos bra 

sileiros até l985. (a) 1500-l93O - Primário-Exportador, 

(b) 1930-1964 - de Desenvolvimento Autõnomo‹3(c) 1964-
z

ú
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. 
.. 

~ _, .. 

1984 e Associado Dependente. 2.2 - As Empresas Brasi~ 
' ' Í v 

' - 1 _ à 
lciras proposito de estaoeiccer parametro paran OH O 

anãlise e perfil da importância dos grupos catarinen ~ 

ses no cenário nacional.
' 

3. O Contexto Catarinense subdivididormntrês 
_; 

itens: 3.1-A Regiao Sul (O Desempenho da Economia Ca- 

' tarinense), 3.2 - As Microrregiões e 3.3 - Os Gêneros 

e Setores, 

4. As Empresas Catarinenses subdivididas em 

três.itens¿ 4.1 - Os Grupos Catarinenses, 4.2 ~ O As~ 

sentamento Geográfico dos Grupos Empresariais em 1985 

.Ae 4.3 - Os grupos empresariais selecionados, (Razões). 

. 
.5. A Origem e,a Evoluçao dos Grupos Empresa- 

riais Catarinenses de 1880 ~ com as malhas brancas de 
,.-' . ./ 

fz f""Hermann e Bruno Hering ate a Cooperativa do Seo Aury e 

seus 26 associados em 1957. 
, . 

6. As Perspectivas e.Condicionantes Externas 
` para 1990 subdivididos em quatro itens: 6.1 - O_ Mundo 

em 1990, 6.2 - A Nova Republica ~ A reordenação‹k>País 

e as Metas para“1990, 6.3 - A Região Sul e as Oportuni 

` Idades de Santa Catarina, 6.4 -.Os Grupos Empresariais 

e as Perspectivas para 1990. Do Conglomerado Cia He- 

ring Associadas ao Conglomerado Alfa/Central Ltda. 
,. .

~ 
~ 7) As Conclusoes subdivididas em três itens: 

. 7.1 â Comprovaçãordas Hipõteses, 7.2 É análise, Perfil
‹ 

Ê; 

:i

xi



e Importância dos Grupos Empresariais no~çontekto.Catg~ 

1.'ine11se , 

z . . 

-1 0 LJ 
UV . ~ Coirelaçào dos_Grupos,Catarinenses cow 

es Empresas Nacionais. 

Finalmente a bibliografia extensa e variada 

ê de autores brasileiros e, principalmente, catarinen- 

S€S . AS ilustrações deste estudo (fotos e documentos X 

foram fornecidas pelos próprios empresários. 
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-CAPÍTULO 1



› ~ * 

z ' ¬ 
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iq . 4 

, . 1. FUNDAMENTAÇÃO INTRoDuTóR1A 

-› 

1.1. ANTECEDENTES H1sTóR1cos 

, . ~ ' As formas de organizaçoes empresariais evo- 
- luíram a partir de Adam Smith, o criador da empresa mp 
derna. No entanto, foi com Arknright, anos mais tar-

~ 
de, que a implantacao do sistema de fábricas cristali- 

` _zou-se. O seu aprimoramento veio com o grande .surto 
de desenvolvimento econômico do sêculo XIXz. 
/'z z;/` . 

‹
i 1. ., ~ ~ ,¢,~ 1 _L~ .' As evoluçoes surgiram com a expansao das em- 

presas comerciais internacionais. O passo seguinteikú 
'o surgimento das grandes organizações. 

O avanço tecnológico aprimorado nas duas gran 
' 

_ z
, 

des guerras mundiais inovou a antiga.estrutura de pro- 
jeto enriquecida pela introdução da estrutura matri- 

' _ 

zcial. A base funcional foi substituída pelo modelormg 
` tidirecional e esta pelo conglomerado. Hoje não se pg 

de fraccionar as organizações entre pequenas, médias e 

grandes, mas entre: micros, pequenas, integradas e di- 

versificadas. -'
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.

n 

f 1.2. o coNcE1To DE'EMPREsA FAM1L1AR 

. 5
' 

4 _

‹ 

A empresa familiar ë aquela que se interliga 
~ A f ' 

ä familia. Por tanto, interaçao e influencia recipro 

ca, há pelo menos duasJgeraçÕes.' O aspecto mais carag 

terístico na empresa familiar diz respeito aos fato- 

res hereditãrios que predominam na estrutura de suces~ 

são da Diretoria, cujos valores institucionais da em-- 

«presa se interfaceiam com um sobrenome de família ou 

//' 

com a figura do fundador.
“

v\

z 

W 
-' 1.3. A CULTURA EMPRESARIAL E OS TIPOS CARAC“ 

/_IL-'J ~ ”t' ' TERísT1cos . 

- »Ao longo dos anos muitos cientistas procura~ 

ram formas que facilitassem indagações e respostas so 

bre a maneira de agir desses empresários: Audácia? In- 

teresse Científico, Segurança, Cobiça, e/ou Fascinação 

Tecnolõgica?. - 

'i 

Um dosécientistas, para poder estabelecer ti 

pos característicos, expurgou os puros exemplos de em- 
,

. 

. 1
- 

presas que desmascaravam e denunciavam o sistema, e, 

entendeu desenvolVer_sua pesquisa em cima das empresas
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› z 

exemplares e executivos beneficiários do sistema._-As 

sim pôde caracterizar e tipificar os empresários, que 
v 

¢~ 

entre outros, apresenta-se tres: 

” 
¬ al O ARTESÃU - Mantenedor dos valores tradi- 

' cionais e do caráter reprimido. O valor 

do trabalho, o respeito pelos indivíduos, 

e o desejo pela qualidade e economia.
j 

, 

` Seu perfil revela tranqüilidade, espírito mg 

destq e praticidade. Porëm,_o fato de querer as coi- 

sas no lugar não lhe possibilita dirigir uma organiza- 

ção complexa em constante mutuação. 

b) O LUTADOR DAS SELVAS - Busca sempre o po- 

der. Ele se divide em dois tipos: Os 
' va 

~ , 

_ 

LEOES e as RAPOSAS. Os primeiros sao ani 

ú» ~ mais que se alimentam de outros organis- 

W mos, ou constroem impérios administrati- 

vos.' As segundas (raposas) tecem seus ea 

minhos nas hierarquias e sobem sigilosa- 
4» mente por meios nao muito lícitos. 

,,

. 

cl o°JnsAnoR - E'o mais.novo dos tipos. os 
¡ _ 

.
.

~ 
objetivos evidentes sao: a) desafio, e,

o 

b) o sentido da missão.' Sua característi 

ca-ê o risco que o estimula; Embriaga-se 
1 

,_ . H pelas novas ideias, as novas técnicas, e, 

I sobretudo, os atalhos mais recentes. 

Em verdade, o jogador moderno gosta de mudan
,

ó
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ú

\ 

~7 

ças, c tenta influir no curso delas; Ele efitrapola as
~ avaliaçoes segundo as categorias morais tradicionais. 

Antes de tentar ser compassivo ê imparcial. Sem sus- 

peitar, a empresa moderna atual beneficia a divisão"es 

quizõide" entre o coração e a mento, premiando os"gran 

des lances" de inteligência e frieza do coração.(LODI, 

J.B., 1981. p. 5, 62, 63, 65, e, 82).

a

ú h 

l.H. os GRUPOS EMPRESARIAIS No BRASIL 

~ °~0RIsEM 

O surgimento dos grupos empresariais no Bra- 

sil, estâ relacionado, entre outras, ãs seguintes ra- 
... z 

ZOGZSZ 

a) Ao modelo institucional brasileiro dos ul 

-. -times 30 anos voltado ã condição de ..azmo m 
U 

'

_ 

».. 

cia emergente que exigiu-a implantaçao de 

estruturas fortes para íazer face às mul~ 

tinacionais; 

~ b) Algumas empresas contempladas pela políti 
- ca econômica do governo (em alguns momen- 

tos) teriam consoguido vencer os proble~ 

mas de expansão, e sobreviver ã diversifi
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c) 

OS 

o 
, , U 

- 
' - 

V Lã* 

. 8 - -s 

-cação-dos seus negõciosƒ e,« 

Apõs os anos 60, Ó frágil capitalismo na~_ 

cional pode atingir o estágio de concen- 
eu traçao relativa do poder econômico. 

FATORES RESULTANTES 

. - .. a _ . 

O Brasil e hoje a 8- economia do mundo oci~ 

dental. Num estágio mais avançado estaria facilitando, 
` ~ 

com sua estrutura, a constituiçao jurídica dos grupos 

para um novo posicionamento no cenário mundial. E os 

grupos seriam os instrumentos.” 

- ~Esses grupos nasceram como frutos dos seguin 
_ . _

. 

tes_£atores: 
,_/“Í” 

› 
4 1/ _..»~ - 

0 crescimento linear, somente permitindo a diversifica
~ 

,.› /.. . 

1. r.¿. . '. ~ _ A limitaçao da economia brasileira tolheu 

çao para algunas empresas grandes numa economia peque- 

fla; 

2« a necessidade de diversificação dos rise 

, cos possibilitou os negõcios independentes com menores 

_ 
riscos e permitiu vencer as crises setoriais crônicas; 

. e ' . 
z.

H 
- 3. o artifício dos "espaços vazios nacionais 

` e regionais que o governo usou para orientar os recu.- 

SOS fz:H f-J‹ <ø Qio U) 

_ 
fiscais". 

respaldados pelos decantados "incentivos
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A DIYERSIFICÀÇÁO HORIZONTÀL E INTEGRAÇÃO VEB 
TICAL É o caminho para a formação do grupo 

A interface das duas variáveis permitiu a 

geração de diversos "centros de lucrds" 'ou negócios 

independentes que se transformaram em empresas. A ad4 

ministração fragmentada dessas empresas, controladaspe 

lo mesmo acionista, deu lugar ã tarefa integrativa pa- 

ra uma administração central. A isso passou~se a cha 

mar "_sRUPo".
w 

l.5.~ o coNcE1T_o DE sRuPo
d 

ø z 9 / _.;' 1 -1 , 

' ~ É uma associaçao de empresas, com fins co- 

muns, com personalidade jurídica própria, para: 

a) dar consistência (parte e tamanho) que fa 

cilite as relações onde está inserido(a); 

b)-ajustar-se E lei mais conveniente, e - 
_

.

äm 
' 

-v nejo de recursos financeiros, fisicos, hu
u ~ manos e-de informaçoes entre as empresas 

'para certas duplicações de meios para um 

_ 

mesmo fim; 

` c) relocar`recursos e façilita; a tranferên- 

Ciã de uma para outra empresa;



* 

` 
110 

' ~ 
d) racionalizar as operaçoes e poder das_

' 

.G1 

Hx 1-I. 

`- liadas, passando- as tarefas globais ã ad 

ministração central, e, 

el separar o Planejamento do Controle. O pri 

meiro ê função do Grupo, e o segundo ë
. 

funçao de cada afiliada de "per si"; 

' u 

1.6. os ASPECTOS LEGAIS PERTINENTES
« 

A lei n9 6404 de 15 de Dezembro de 1976 esta 

belece de forma clara O procedimento para constituição 
` ~ 

' de grupos de sociedades. O critério ê o da convençao, 
.I _' .. 

/,.' 
`. 

1 , 

«'- em que as sociedades controladoras e suas controladas 

se obrigam a combinar recursos ou esforços para reali~ 

zação dos objetivos, ou a participação de atividades 

de empreendimentos comuns. E obrigatório que o coman~ 

do do grupo deva ser brasileiro, como também a nature~ 

za das relações devam ser estabelecidas por e/nas con 
_

_ 

venções do grupo, mantendo cada sociedade integrante 

personalidade própria inclusive patrimônio (LODI, J.B; 

1981, p. 137'a 142). 

‹ ,Na verdade, o que se pretende na fundamenta- 
. 

`
1 

(D\ ção introdutõria dessa pesquisa
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1 

Como se desenhou a Origem, a Evolução, e, sg 

bretudo como será o futuro dentro do ual esta ers- 
1 

A 

. fl _P 

pectiva dos arunos se vai dar? ` -I lu 

Porque 1990 está ali. `Mas entre.85 e 90 há 

um momento provável no qual esta trajetória eerã des- 
crita para que os grupos cheguem lã. Portanto, ê pre- 

ciso responder primeiro em qual-contexto econômico se 

deu{« É o que varse apresentar_ño capítulo 2.
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2; O CQNTEXTQ BRAsrLE1Ro 

~ ~2.l. ANTECEDENTES H1sTÓR1cos 

' 
' 1500 - 1930 - o MODELO PRir-aÃRIo~ExPoR'rADoR 

. 
A histõria econômica brasileira remonta do 

século XV. As circunstãnciasjdo Mundo Europeu, impuse 

ram, fora das regiões ligadas ã grande empresa (mili- 

tar~mineira) espanhola, e Portugal, a missão de encon- 
.-~ ' ,/'/I 

trar meios de utilizaçao econômica das terras brasilei 
V ‹ ras; A principio, a exploração das terras foi paralor 

tugal uma empreitada inviável. A partir da segunda me 

tade do sëculo XVI, quando a Holanda dominava a gran- 

de expansão do mercado de açúcar na Europa ê que Porte 

gal teve condições de êxito na colonização do Brasil. 

Os holandeses alocaram seus excedentes de capital para 
u ~

' 

~ ' 

financiar as instalaçoes produtivas no Brasil, bem co- 
.z_ 

av 4 ~ 
mo importaçao de tecnicas e Mao de Obra escrava. Ceu* 

be a Portugal entrar com a experiência do cultivo da 

cana de açúcar nas ilhas Atlânticas. C) sueessoúkàgran 

de empresa agrícola do sêculo XVI, no Brasil, (únicarm
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êpoca) foi a razão_de ser da presença portuguesa no 

continente. ' '
' 

_ 

V No século XVII, com a alteração das relações 

de forças na Europa, e predominância dos paises exclui 

dos do Tratado de Tordesilhas,_Portugal já tinha o do- 

mínio efetivo da parte que lhe cabia. 

V 

. Com a incorporação de Portugal pela Espanha, 

o contexto político onde floresceu a empresa -agrícola 

(base da colonização) foi alterado profundamente.” A 

guerra que a Espanha promoveu contra a Holanda, duran- 

te este tempo, tem repercussões enormes na colônia bra 

sileira. E os motivos foram evidentes. A Holanda de- 
. 

. 1 -

\ 

tinha todo o comércio dos países europeus pelo mar, 

além de distribuir açúcar pela Europa. Portanto, sem 

apoio holandês era impraticãvel escoar a produçao da 

colônia. Isso coincide com a decadência da economiaes 

panhola, devido ã descoberta precoce de metais precio 

sos que invadiram a Europa. Os holandeses aproveitam 

para invadir a colônia e com o conhecimento de todos os 

aspectos tõcnicos.e organizacionais da indústria açuca 

reira criam condiçoes (implantam e desenvolvem) uma in 

dfistria concorrente no Caribe. -
" 

__ Decorrentemente, perde Portugal o monopólio 

do Açúcar, e, antes da metade do século XVII subtrai o 

máximo de rentabilidade com azempresa agrícola colo- 

nial. Libertos dos Holandesas, os acordos com a Ingla
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terra em l642, 54 e 61 vão propiciar mudanças profun- 

das nas economias de Portugal e Brasil, durante os 

' ` 
4 ' - ---~' ~~ -P--‹ -~"v'f\ r\9v\"\ ~ 

'

_ dois seculos seguintes. O problema fundamental para
~ consecuçao do acordo de_l642 era a sobrevivênciav da 

Colônia. E para garantir os investimentos ingleses fo 

ram concedidos privilégios e influências aos comercian 

tes pelo governo de Portugal. No entanto, devido' â

~ desorganizaçao do mercado do Açúcar; somente no início 

do seculo XVIII ê que se alteraria os termos do problg 

ma. .O acordo de l703 com a Inglaterra constitui peça 

fundamental no curso dos acontecimentos. Inicialmen- 
Q .

. 

te, Portugal pôde conservar sua posição política e con 

solidar, em definitivo, a ocupação do território brasi 

leiro. Depois, o Ciclo do ouro propiciou um sistema 

mais integrativo, mesmo cabendo a Portugal papel secun 

därio de simples'entreposto ingles na Europa. Na ver~ 
~

z 

dade, a economia do ouro 'trouxe a Portugal apenaslmn 

riqueza aparente. Pois, como afirmou POMBAL: Úüs pró» 

prios negros que trabalhavam nas minas tinham que ser 

vestidos pelos ingleses". Ao final do seculo XVIII 

ver-se-ã a decadência da mineração no Brasil. Nessa 

época a Inglaterra estava em plena Revolução Indus-- 

trial. E para isso necessitam eliminar_as'amarras da 

era mercantilista. 'O problema básico ingles passou a 

ser a abertura de grandes mercados europeus para suas 

manufaturas. Circunstancialmente, as Guerras Napoleõ- 
. 

› 
` 

' 

. 
¡ ' 

.,. 

nicas na Europa, trouxeram o Governo Português para o
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Brasil, sob a tutela inglesa, operando-se a independën 

cia sobre a descontinuidade na chefia do governo .lo- 

.'z -4 z 
›^ - . z 

cal. Os privilegios economicos que se beneficiava E1 

Inglaterra em Portugal, transferem-se sintomaticamente 

para o Brasil.. Os acordos de 1310 foram firmados_ com 

a.garantia da Inglaterra de que nenhum governo impos-
~ to por Napoleao em Portugal seria reconhecido. A con- 

trapartida vem apõs a independência do Brasil,em 182 :J 

onde, por tratado, o Governo Imperial Brasileiro reco- 
~ ,` 

nhece a Inglaterra a sua situaçao_de potencia, autodes 
-'. › . 

›-. 
truindo sua propria soberania no campo economico 

primeiros cinqüenta anos do seculo XIX, consolidam: a 

- Os

)

~ A Transiçao; b) A Integridade Territorial e c) Firma 
v

, 

se aindependênciapolítica.' Sem embargo, osentido d G 

seu desenvolvimento econômico veio paralelamente na me 

. , 

.
› 

vz N 
'didáfque a cultura do café tornou-se importante na Ecg 

nomia Brasileira, e, se efetua as extcnsoes das rela- 

ções comerciais com os Estados Unidos. 

Na verdade, o Brasil na metade do século XI 

não difere, em nada, do que tivera sido nos três sëcu 
' 

. 
'. -.~ . 

` ,a - 

los anteriores. A expansao cafecira da ¿- metade
U 

1 
' 

' as 

seculo XIX modifica as bases do sistema economico 

cafe ao se transformar em produto de exportação tra 
' ~ . _ .-.z

X 

do 

. O

Z 

o desenvolvimento de sua produçao para as regioes mon- 

tanhosas prõximas ã capital do país.r Em conseqüênci 8 

da desagregação da economia mineira, absorve a abun- 
,

| 

_ 
»z _ 

dante mão-de-obra existente. ,A aproximidade do porto
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.v 

' › 

soluciona as dificuldades com.transporte; Esta fase 

propiciou o surgimento de uma nova classe empresarial 

que desempenhou um papel significativo no desenvolvi- 
mento subseqüente do país. 

_ Desde o começo, sua elite compunha-se de ho- 

mens com experiência comercial. ^Isto permitiu a inte- 

ração produção e comércio entrelaçados no pais, e não 

como acontecera com os setores açucareiros onde o co- 
mërcio era definido pelos portugueses e holandeses que 

orientavam a produção do exterior. 

. 
Um outro fator importante advém do fato de 

que a classe dirigente cafeeira formou-se na tentati- 

va de luta que se estendeu por todo o processo indus- 
v . 

trialí aquisição de terras, recrutamento de ` mão-de- 

obra, organização e direção da produção, transporte in 

terno, comercialização, contatos oficiais e interveni- 

ência na política econômica. 

'Ressalta-se que a aproximação com a capital 

do país foi estrategicamente um Trunfo valioso dos di- 

rigentes-da economia cafeeira. Aliou-se a isso a des- 
zz 

centralização do°poder, que permitiu uma integraçãoain 

da mais completa dos grupos integrantes das empresas 

cafeeiras com a máquina política administrativa._' 

,Vista no seu conjunto a Economia Brasileira 

atingiu uma taxa alta de crescimento em 1890. Todas 

as condições foram favoráveis ä expansão da cultura do
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café no Brasil. Nessa época, os empresários brasilei-
A ros controlavam-tres quartas partes da oferta mundial 

~ ` desse produto. Este mecanismo de proteçao a economia 
cafeeira funcionou até |-J LC) U) C) O 

' Historicamente, os dez primeiros anos deste 
século foram de excepcional prosperidade para os paí- 

ses industrializados., Opostamente, o consumo do café 
mantivera-se estável. Em valores de 1950, entre 27 a 

' 

,. ~ 29 os estoques de cafe somavam 29 bilhoes de cruzeiros 

A política de defesa do setor cafeeiro con- '

_ 

tribuiu para manter a procura efetiva e o nível de em- 

prego nos outros setores da economia. O financiamento 
externo dos estoques de café evitava, em_ contraparti- 
'da, o desequilíbrio da Balança de Pagamentos. A cri- 

_se reduz em cerca de 50% a capacidade produtiva dos ca 
fezais, em apenas 15 anosz Ao mesmo tempo que se con- 

traíam-as rendas monetárias externas, subiam os preços 
relativos das mercadorias importadas. Este fator dinâ 

mico permitiu o aumento da procura interna nessa fase 

de depressao, Ao manter a procuia interna em maior es 
cala que a externa, o setor-que-produzia para o merca-

~ do interno passa a propiciar melhores condiçoes de in-
~ versoes que o setor exportador. A partir de 1933,' as 

atividades relacionadas ao mercado interno cresciam e 

estimuladas por seus maiores lucros, recebiam aportes 
de capitais que se formavam ou'desinvertiam no setor 

_' I 

`. - ¬ V _ .. ._ .\ 'dc'exportaçao. O setor ligado ao mercauo_inteino pas 
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›
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sa a ter dificuldade para aumentar sua capacidade, sem 

que importassem equipamentos. A causa cvidcntc era a 

dcprcciaçao do valor externo da moeda. Talvez, por is 
. r r 

so, a expansao da produçao, no início, deveu-se ao 

aproveitamento da capacidade instalada. O exemplolmús
~ evidente desta afirmaçao vem da indústria têxtil de- 

~ _..
' 

de entao, cuja produçao aumentou nos anos subseqüentes 
l

z 
.

_ 

a crise, sem que a capacidade de produçao tivesse sido 

aumentada. 

' Muitas fábricas, principalmente, as de maior 

vulto instaladas no Brasil durante a depressao, o fo- 

ram com equipamentos de outras fãbricas que haviam fe~ 

chado suas portas em países mais diretamente afetados 
. ¢ _ 

pela crise industriais. ` 

O aumento da demanda de bens de capital e a 
.. 

' ,f , 
..‹ .- , 

«forte elevação dos preços de importação-desses bens 

propiciaram condições de instalação de uma indústriaeg 

brionãria de bens de capital.
z 

Em 1932, ano mais baixo da depressao no Bra- 
» ' 

sil, a produçao de bens já havia aumentado em 60% com 

referência a'l9Z9} A produção industrial cresceu 50% 

entre 1929 e 1937, e a produção primária para o merca- 

do interno em no mesmo período. Deste modo, mer uh O o\°

` 

cê da depressao de fora, a Renda Nacional aumentarã20% 

entre aqueles dois anos. 
` O processo de industrialização,começou1u>Bra
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sil em quase todas as regiões. Foi no Nordeste que se 

implantaram, após, a reforma tributária de 1844, as 

primeiras manufaturas.tëxteis modernas. Entretanto,su 
a . 

. . . 

perada a l- fase de ensaios, o processo de industriali 
av ~ 

zacao tendeu ã concentraçao. - 

- '~ 

A etapa de concentraçao ocorreu .durante a 

a . . . 
. . 

l~ Guerra Mundial,_epoca em que teve lugar a primeira
~ 

fase da aceleraçao do crescimento industrial (Furtado, 

celso. 1963. p. 14~255Y. 

1930 ~ 1964 - O MODELO DE DESENVOLVIMENTO AE 

"_rÓN omo '

v 

. 

a . . . 

/, Se de um lado, a l- Guerra Mundial permitiu 

a exaltação da consciência nacional e a percepção de 

que éramos um país periférico e dependente, do outro , 

ficou claro que 0 pais tinha esgotado todas as condi- 
~ ‹ 

' 
_ 3

~ 
coes de crescimento da economia fundada na expansao 

da 

produção de café. 'Este fato teve muita relação com o 

contexto global e com as modificações que aconteceram' 
V

. 

no mundo a partir do conflito mundial-
u 

A 

. Inicialmente, o eixo do poder desloca~se da 

Europa para a América do Norte, devido,principalmente, 

ao desgaste das grandes potências européias (Inglater- 

ra,VÊrança,-Alemanha-e Itália).
" 

O Brasil passa da constelação inglesa ä Ame-

‹

à
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ricana, novo centro do poder mundial. 
' . , 

.
v 

A 
A Europa Ocidental emerge em crise, social e

~ 
política, provocando ampla confusao. O espectro da 

› ~ ~ 4 ~ 
sguerra, acelera a inflaçao,impoe precarias condiçoes 

de vida e emprego pelas fraquezas das autoridades Ae 

governos. Surge a segunda (ZÊ) fase da Revolução In- 
' ~ 

dustrial fundada no Petrõleo, Automõvel e Aviao. Em 

1917 ocorre a Revolução Socialista na Rússia. 

. Em verdade, o bloqueio econômico internacio- 

nal, provocado pela guerra, coloca a economia brasilei 

ra diante da alternativa evidente: O Mercado Interno. 

. , 
Com o deslanchar do processo de industriali~ 

\ . 

_. , . 

_zaçao, o empresario adquire ciescente presença na so 

ciedade brasileira e passa a participar do processo pg 
_/ _." '

. 

jliticoQ Com a industria crescem o comércio e os servi 

ços em geral. O poder político assume outra postura
~ 

e perspectiva.. Prestigia a populaçao uibana em detri~ 

mento do latifündio exportador. Decorrentemente o 

crescimento industrial aumenta o número de trabalhado- 

res. Surgem as organizações sindicais. O ponto conf-
` 

-vergente desse novo quadro ê a-contestação ao regime 

› olítico vi ente nas mãos da aristocracia rural. .P Q 1 ,, 

. A revolução de 1930, impregnada de sentimen- 

tos "nacionalistas", rompe o ciclo com o sulista VAR- 

GAS guindado ao poder.~ No melhor "jeitinho brasilei- 

ro" (sem traumatismo grave) administra`durante quinze
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anos a transição da sociedade brasileira agroexportadg _ 

ra para sociedade urbanaeindustrialq 
` ' ' 4-» - A .- 

Na nova dimensao economica cresce a posiçao 

em defesa da expansão da indústria nacional e da neces 

sidade de proteção ä indústria contra a concorrência“ ' 

das estrangeiras. Em 1928, KJ.. QM estava funcionandoe o' 

i

. 

Centro das Indústrias de Sao Paulo. A industrializa-
~ çao está afeta ã liderança da empresa nacional. A Re-A 

-. ' ~ 
voluçao de 1930 traz,apesar das contradiçoes, nova fa 

se_ã vida nacional. Com 150 anos de atraso, em rela~ 
ø . 

' . _ ~ ~ 
‹ ~ 

çao ao centro, o Brasil opta pela diversificaçao .na 

Era Industrial. Fundamentalmente a indústria se desen 

volveu com base no processo de substituição de importa 
~ ‹ çoes. (produzir no país o que vinha. do exterior).- As 

etapas desse processo teriam três fases: a) produçãade 
'__. ,z , 

bens de consumo não_duräyeis (imediato); b) produçãnde 

bens de consumo duráveis, e, c) produção de bens de 

capitais e de insumos básicos. ` 

Os bens de consumo duráveis firmaramfse na 

década de 50, na segunda fase do processo de industria
~ lizaçao. »

‹

. 

_ 
. Basicamente esta fase exigiu ampliaçaoeiaper 

feiçoamento da infra ›estrutura, principalmente: Enerf 

gia e Transportes; (Abastecimento do mercado consumi- 

dor e suprimento de matërias~primas às indústrias prp 
3 I 

' 1 

dutoras). ' `

d
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_ 

- A substituição de importação. ê feita com ca 
pital externo, vinculado ã nova potência, e a contraf- 
partida dá-se através da implantação no país de subsi~ 
CL ¡.1. SH I- “ias dos grupos que antes forneciam seus. produtos 
industrializados¬ Cresce, por decorrência, a influên-

3 

cia externa. O capital externo passa a ser, orientado
~ para o setor industrial. (Dos 23.0 milhoes de dólares 

em19s`1, eebe para 557.0 milhões de aõiezee em 1950). 
Mercë do jogo de poder e de interesses, Vargas conse- 
gue êxito no setor de Segurança (Petróleo e Sidenngiak 

~ As inversões externas de capitais possibili~
~ tam a ocupaçao de vários ramos importantes .(dinâmicos 

e rentáveis). O governo não consegue com objetividade 
formular uma política 'econõmica, senão em curtos pe-e 
ríodos. O empresariado brasileiro, com escassez de 

,/' ,.-'^ 0
. capital, tecnologia e capacidade gerencial, fica . sem 

condições de competitividade e conseqüentemente perde 
terreno. A queda de Vargas, em 1954, representa a in~ 
terrupção do projeto orientado para a implatação_e ex- 
pansão da indústria de base (Produção de Bens de Capi~ 
tais). -

“ 

" Logicamente o panorama mundial na década de 
.‹ * .. 

. .. 
50, exerce grande influência ,nas-mudanças que se pro~ 

' ~ ' 
- ~ cessam a nível interno. Sao exemplos: a) Reconstruçao 

econômica dos países da Europa com auxílio americano; 
b) Crescente transnacionalização das grandes corpora- 

- 

` _ . 

/ 
,

'

`
_
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ções econômicas, principalmente americanasz- c) Inicio 

do processo de proJeçaÓ strial do Japão, que se 

consolida nos anos e,.d)-minimização da ' "Guerra- 
ink T3 Q; Ç: 

U1 C) 

Fria" e o início do processo de_"distansäo" e_"apro×i 

mação" entre USA e URSS. 

A criação da comissão BILDERBERG para tratar 

de assuntos de harmonização e interesses de grandes 
ban 

queiros, permite aos grandes conglomerados assumir (fo 

ra dos governos e poder político dos Estados) e exer-
ø 

cer influência nos rumos da sociedade em âmbito 
mun- 

dial._‹ 
4"~ 

Em 1955, Juscelino encontra meios oficiaispa 
z . 

' - 

ra promover o desenvolvimento a partir de um 
centro di 

nãmico_(São Paulo) crente que o dinamismo desse cen~- 

trq (em círculos concêntricos cada vez mais 
amplos) le 

" 
, ~ 

varia a.Contagiar outras areas e regioes do pais. Um 

dos efeitos desta politica foi a estagnação e atraso 

(e mesmo a perda de terreno) das demais regioes. 

Historicamente, nos dois primeiros séculos 

. 
de colonização, o centro economico da colônia foi<>Nor 

deste. No século XVIII desloca-se para Minas Gerais
e 

V_Rio de Janeiro com a mineração. Depois da_Independênf
~ 

cia, com o cafê, o Rio de Janeiro e Sao Paulo _ r-I 
L-‹ O U) (I)

\ 

culo XX, quando'a economia se expande, a concentração 
.

. 

ocorre na Região Sudeste de São Paulo e Rio de 
Janoí~ 

^ 
, 

_ 

_
« 

- A 

. \

. 

ro, especialmente. " `

- â
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O evento marcante do processo de industriali 

zação ocorre em 50, com a superação sob a agricultura 

no contexto total das riquezas produzidas. .De 1961 a 

1964 o país_entre numa fase crítica (estagnação e re- 
' ~ ~ 

cessao). O mercado interno, pela má distribuiçao ~da . 

Renda, ê comprimido. A inflação dispara. O mercado eg 

terno sem espaço, dominado pelas economias mais evolui 

das, constrange a indústria nacional. O ambiente tor- 

na-se propício ã ação anti~governo, que se intensifica 

em 63 e derruba~o em 1964. Um movimento que na verda~ 

de teve'início em 1954, com a morte de_Getülio. 

. 1 .

s 

1964 É 1984 ~ O MODELO DE DESENVOLVIMENTO AS 

SOCIADO E DEPENDENTE 

A centralizaçãg do poder constitui o mecanis 

mo politico fundamental para o processo de concentra- 
~ ^ . 

çao economica. Logo em l966, ela se efetivava com a 

centralização dos tributos nos cofres federais; permi~ 
É 

, .. . 

tida pela,Reforma Tributária. 
z 

_ ` -
. 

z São eliminadas as barreiras fiscais para o 

ingresso de capitais externos e facilitação de remessa 

de lucros. › ' 

~ O modelo econômico adotado tem característi- 
_ , 

_ .

. 

cas do'das sociedades com alto grau de`desenvolvimento
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z 

' ' 
_ 

. 
- o 

¡ 
_

z 

~ ' 
` 

.

` 

e padrao de vida elevada. Ele beneficia o consumo de 

bens duráveis sofisticados, favorecendo as empresascnm 

atuam neste setor.' - 

Abrem-se as portas para as empresas estran- 

geiras.' Apela-se para o endividamento externo e a de- 

pendência tecnológica. A estagnação de 1962 estendeu 

se até 1967. O contexto mundial favorece a expansao 

da economia brasileira. De 1967 a 1973 o crescimento 

econômico apresenta índices elevados. 

_ 

A partir de outubro de 1973, a crise do pe- 

_ 

'
^ 

trõleo e as altas de preços de matérias-primas essen- 

ciais, e, de produtos industriais que o país importa 

agravam a situação. _ 

" "
- 

, O mercado interno se retrai e satura. A in- 
/» Í -

. 

_`¿_z 
- . 

flação foge ao controle do governo. Os novos padrões 

de industrialização voltam-se ao setor de bens de pro- 

dução, favorecendo:a) indústria básica; b) grande mine 

ração, e, c) a expansão do setor energético. As emprç 

sas brasileiras são concitadas a ocupar os "espaços va 

zios" com estímulos do governo. Objetivamente o Govcr 

no_instrumenta1iza a criação do grande capital basea- 

do em grandes complexos. O complexo financeiro indus- 

trial. _ 
» 

' 
`

` 

` No periodo 1974 a 1978 a inflaçao se mante- 

ve com taxa.de cerca de 4Ó%`ao ano.
"

ú 

1 _” 
«ú 

_ _ ×,, 

' Q

. w



-›27 

. _ _ 

' O novo Governo, em 1979, torna o combate ã 

inflação a meta:n9 l. ‹"A meta das metas”; Nesse 'ano 

atinge 77,2% e, em 1980-llO,2%. O modelo dependente 
`

~ 
de desenvolvimento baseado na expansao da grande emprg 

sa, no capital externo e na tecnologia importada apro- 

funda a interdependência da economia brasileira, em 

razão dos países industrializados;` O endividamento eš 

terno, em onze anos (70/81 de 5.3 bilhoes de dõlarmspu 

la para 60 bilhões). A tônica da política' 'econômica 

refreia a economia e a atividade industrial (79/8l).Em 

1982, ela foi revertida para conciliar e . harmonizar
~ 

"dentro de limites adequados" a manutençao do cresci- 

mento da economia com a política gradual de combate â 
` v . , 

inflação. As alterações que se sucedem ao longo de 

8l'e 82, na política econômica, enquadram o país âs 

^fegras impostas pelo FMI. (Brum, Argemiro J. l982. p. 

20 a 205). ‹ 

1984-~ 1985 ~ A TRANSIÇÃO NÀ TRANSIÇÃO' 

o FMI, A TRANSIÇÃO, E A REQRGANIZAÇÃO Do Mo; 

DELO ASSOCIADO DEPENDENTE`
' 

' ‹ 

A crise de energia que pegou o país com grau 

elevado de dependência do Petróleo importado, o estímu 

lo dadocxmb alternativa para ocupação de capacidade 

produtiva das empresas, e os mecanismos de_ incentivos
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~¬ 
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para fomentar o crescimento econômico, constituíram os 
. 

* . 

ditames da política externa governamental. O comércio 

exterior desde a implantação do modelo dependente em
A 

1964, foi o traço comum de politica_economica pragmãti 

ca no Brasil. 

Quando em 1980, torna-se evidente o estrangg 

lamento externo, o Governo pela Balança Comercial, im- 

põe, pressionado pelos credores, os "superávits comer- 

ciais" obtidos através da compreensão de importações, 
›› 

ã custa de desemprego caracterizadas nas recessões de 

81 a 83.' Isto, graças ao FMI, que em 1983, aperta no 

pais, apõs dois anos de negociações secretas. 

As prescrições econômicas ao desinteressado 

governo brasileiro, dadas em doses cavalares, sao insu 

madas”homeopatiçamente com o auxílio de perdões suces- 
/ fp . 

sivos pelo não cumprimento das normas 'arbitrariamente 

estabelecidas. Os superãvits comerciais de U$ 5 bi- 

lhões, em 83 e U$ 12 bilhões em 1984 provocaram efei- 

tos danosos nos campos social e econômico pauperizando 

o país em todos~os sentidos,
' 

' 
‹`4 " .‹_'. 

. 

- Em verdade, o modelo associativo ndente Cl. O *OO 

implantado a partir de l964, de um lado promoveu a in- 

corporação acelerada de tecnologias finais nos* diver- 
' .‹.' 

sos,campos da atividade econômica, do outro, legou uma 

duvida externa beirando a U$~lQ2.0 bilhões, e, interna
. 

mente um buraco de 105 trilhoes de-cru2eiros,que imobi
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liza a nova república de a curto prazo resgatar a gran 

de dívida social para com todos os brasileiros do 

Yapoc ao Chuí; `
E 

'HO DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 84 

0 SETQR PRIMÃRLO
` 

Os dados mais recentes publicados pela Funda 

ção Getúlio Vargas indicam um incremento positivo no 

'setor de 3,9%. Já a FIBGE, afirma que o¿ .desempenho 

do setor primário como um todo girou em torno de U1 o\f> 

na agricultura e 8 a c-X0 
K0 o\° Sendo 4 a 5 na pecuária. 

A ' f ~ 
_ 

. A divergencia dos numeros reside na produçao 

de graos, uma vez que as safras 84/85 para arroz, soja 
./'I' _.~' 

' U
y 

«e milho (dadas as eventuais quebras de saíra) situar- 

se~aÕ em torno de 50 a 52 milhões de toneladas, elevan 
I\) o\° do o índice para o intervalo entre 4.1 a 5 supe- 

rior a colheita 83/84. 
A

_ 

A par dos números divergenLes_a variaçao do 
¢~ z _ 

setor apresentou-sc positiva e próxima aos dados da 

Fundação Getúlio Vargas ' 

'

_

~ A reproduçao'das mesmas tonelagens está rela 
, , 

cionada: a) ausência de maior volume de creditos, in 

centivos, subsídios e preços mínimos reclamados pelos 
_~ 

agricultores, silvicultores e pecuaristas, e, b) os



» 
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anacrõnicos problemas do déficit público e juros bancš 
rios. ' Í ' " 
. 

' Implicita fica a urgência com que o Governo 
da Nova República deverá prioritar e compatibilizar es 
ses fatores para cumprir a nova meta estabelecida para 
o setor. `

' 

‹. Além de encontrar e gerar recursos compatí> 
veis constitui prioridade emergente um projeto agroe~ 
cuãrio com duração de longo curso. A Reforma Agrária 
foco de controvérsias e conflitos fecha o painel que 

o . ~

~ entrava o deslanche na produçao de alimentos em quanti 
dades suficientes para pelo menos atender a demanda in 
terna e os compromissos externos. - 

O indicador geral mais ilustrativo do setor
. 

TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO PRIMÃRIA P 

1984 " '

1

Í 

.._~. 

F4 \O o`\° SETOR PRÍMÃRIO; 
I 

(índice geral) . 8. 

o sEToR SECUNDÃRIO 
_ › ø 

Difundidos os dados preliminares da produçao
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industrial de 1984 se pode afirmar que superou modesta 

mente a de l§83. Denota-se como rh Q. rh (I)H positivo a ca- 

pacidade do setor industrial de se adaptar aos sinais 

de preços relativos ao manancial 'e dinâmica do merca- 

do. Dois fatores influenciaram no reaquecimento 

setor: -

4 

a) a maxidesvalorização de fevereiro de 1983; 

_ 
b) O reaquecimento "político" da economia ip 

ternacional, capitaneada pelo crescimento econõmicoker 

te Americano que redefiniram as exportações brasilei~ 

ras como condicionante de saída para a crise da econp 

mia brasileira. 

Os dados apresentados pela Confederação Na~- 

cional das Indústrias (C.N.I.) confirmam uma maior opqg 

.tunidade externa, permitindo que o setor secundário re
~ cebesse condiçoes e oportunidades do setor primário 

principalmente ä Agricultura. Deles se favoreceram os 

gêneros e indústrias Química, Mecânica que com o Meta 

lürgico e indústria extrativa mineral foram os princi~ 

pais responsáveis pelo desempenho verificado em l984. 
. 

` 

` 
'

I 

. 
_ 

No contexto geral dos _do crescimentoië Qu Q) Cu. O U1 J 

›dustrial em 1984, estes setores apresentaram taxas de 

expansão positiva de'5.93% na formação da taxa de eres 

cimento que alcançou 6.67%. 

. j Ocorreu também significativa alteração nos 

do =
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gêneros produtores de bens de_consumo destinados prin- 

cipalmente ao mercado interno. 00s indicadores aponta? 

dos para justificar tal fenômeno depois de três anos 

de retraçao foram: Í . 

í a) os bônus do Sistema de Habitaçao BNH; , 

b) os reajustes salariais superiores aos pre 

vistos em lei que repercutiram no acréscimo de renda 

disponível para o consumo da sociedade. 

O indicador geral mais ilustrativo do setor 

foi: _ 

^ TAXAS Do CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

1984 '

'

v 

CÚDIG3 snnrms/cmfinrs E‹¶Imos % 
-0. L ' 

I 

" t "r 01 

SECUNDÁRÍO (GERAL) 0 W 6 . G 7 

` GRUPO 'l`P..7-XDICIONAL - 

52.000 Produtos Alinentícios ~0.86 

50.008 Vestuärios e Arts. Têxteis 3.08 

48.003 
É Têxtil - 

~3.24 

20.001 Extração Mineral 
` 27.27 

_ 

-GÊUPO DINÃMICQ " A _ 
. f . 

35.009 1 imaterial Elétrico, Elt. Comunicação I 3. toP 

47.007 Produtos Material Plástico 
' _l.28 

34.002 Indústrias Mecânicas _l4.50 

32.006 Indústrias Metalúrgicas - 13.28 

30.007 Produtos Minerais Não Metálicos 0.55 

43.001 Indústria Química « 8.70
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` 

0 s-ETQR TEz>.cI§.RIo (Comércio) 

& 1 G Setor Comercio, em ¡._| \.O (X3 ›> ` apresentou uma pe 

quena melhora do nivel de consumo em relaçao a 1983. 

Graças ao bom desempenho no segundo semestre, princi-¬ 

palmente outubro até dezembro. 

O Seguimento de bens de consumo duráveis mos 

trou queda de 3,4% em seu faturamento. O Ramo de Auto 

peças mostrou o melhor resultado mais 11,9% enquanto 

que as concessionárias de veiculos registravam queda 

'de menos-l3.9%. 
' " 

Os resultados estão_perfeitamente em acordo 

com os verificados no setor industrial.

z 

z/ 
O seguimento‹kn;supermercadosreverteu o qua 

,-_, o o 

dro negativo em novembro e apresentou› índice positi- 

vo de_l U 
Cí) o\° 

As vendas do seguimento semidurãveis apresen 

taram crescimento de 2.0%. Destaque para Vestuãriocne 

obteve acréscimo de mais 8 I 1-' o\'J O 

Outrofseguimento importante o'de materiaisde

~ 
'construção, retraiu~se em 14,6% no período em análise, 

face â crise anacrõnica da construçao civil. 

Referentemente aos níveis de emprego, um in- 

dicador relevante, manteve ao mesmo nível de l983, res 

'saltando pequena variação negativa em l984.
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f 

` As perspectivas para 1985 sãozfi; mais favorâ 

veis possíveis. As Vendas. do primeiro trimestre de 

.l985 foram as maiores dos últimos tres anos 

idêntico período de 1983. 

/" 
C\ 0 }..a c .° \4 

"vn CJLH 

. 
~O indicador geral mais.indicativo do z setor 

foif 

TAXA DE CRESCIMENTO DAS VENDAS (Comërciø) 

1984'

› 

SETOR ç1*E1>.<`:IÃ1'‹1O (comércio) (Geral) 7.5
\ 

7 Finalmente. o êuadro de arrecadação do ICM 
' . 

"oferece o panorama real da atividade econômica brasi- 
` leira em 1984. _ 

z' Y' 

ÍCM ~ Arrecadação por Regiões ~ Valores Hxús 

UN1:DAOI.-ts (REGIOES) JAN/DEZ 84 JA×1/DEZ' 
`

8 O 3 6 

A) REGIÃO Noam 
B) REGIÃO N01-msfljfs 
pc) REGIÃO SUDOESTE. 

' 

D) REGIÃO ca×1'rRO13s'rE 

E) -REGIÃO sur.
' 

Paranã 
Santa Catarina 
Rk>Grmrh &3Sul 

373.513 
2.296.321 
10.162.998 
1.186.800 
3.256.971 
1~160.019 
574.947 

1.522.005 

.346.209 
` 2.334.135 
10.529.417 
1.079.842 
3.312.899 
1.119.190 

577.799 
1.615.930 

~ »'/.9 

-1.ô} 
~3.5 
9.9 
-1.7 

Ow u1c\ 

17.602.502 C3 

9-' 

Lê.) 

KD

»

¬ 

I 

' BRASIL __ 17.276 .õoo 

'Fontez Ministério da'FazendaÃ 84
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A A POLITICA Ecomóêxiczx BRAs~ILEIR_A INTERNA Em 

P* U) C3 U1 

' ¢ 

- 

i A Nova República procura desenvolver esfor- 

ços no sentido de conhecer e reverter as previsoes or- 

çamentárias cuja seta gira em torno da taxa de infla- 

ção, juros, déficit público e dívidas (Interna e Exter 

na). 

A sua principal tarefa será encarar a reali~ 

dade°herdada do regime militar contida na idéia de de- 

asinstrumentalizar a prática monetarista imposta pelo 

FMI que impede o crescimento econômico e agravam as 

tensões sociais. _. ' 

_Hã no conjunto desses fatores o déficit de 

caixa de l2.5 trilhões de cruzeiros (até maio‹kzl985L 
I -f/ »' - 

Os problemas dos mecanismos de financiamento do setor 

püblico e o exercício real de controle da inflação que 

depende de reformas profundas de âmbito institucional 

capazes de oferecer na prática mecanismos confiáveis 

e claros de política econômica e social para os prõxi 

mos quatro anos; '
' 

Existe indícios que essas mudanças definirão, 

a curto prazo, a retomada do desenvolvimento. 

_ 
A transiçao, atropelada pelo assentamento 

das'forças que ascenderam o poder, sem o simbolo da No 
w , 

z \

1 I
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va República, vive em constante dissonãncia entre .Q o 

Homem que "Controla" o cofre.e o "õlocador" de recur- 

sos que imobiliza o governo a uniformizar uma 
estraté- 

~ 4 . 

gia de mudança e de açao politica que nortea e resga 

ta instrumentos efetivos dos cortes e gastos públi- 

cos e deslancha 

do considerando 

linhas de ações claras ao setor priva- 

a -atividade econômica brasileira como 
~ - 

um todo. Para nao ser injusto, resumimos as princi- 

pais tendências calalogadas de DEMANDA AGREGADA para 

1985, 2? SEMESTRE: 

CONSUMO PRIVADO - Tendência de reposiçao gradual de 

.-' 
À z". 

.z-_ ,./ __ 
.

, 

GASTOS Do GOVERNO - 

-(Orçamento Fiscal) 

' z

\ 

INVESTIMENTO - 

PRIVADO
‹

I 

salário. Expectativa de aumento sa 
4": '

. 

larial ao nível do INPC e expan-
~ sao da massa salarial através do 

aumento do nível de emprego. 

O Orçamento Fiscal sofrerá corte 

de 25% e será inevitável o aumen 

to gradual da carga tributãriagg 

ra suprir o déficit público.
'

~ 

Expectatbfie mais otimistas. A pequena 
~ ~ 

reduçao da taxa de inflaçao estimula-
~ 

rã novas decisoes dos investidores 

principalmente no mercado de capitais 

A progressiva ocupaçao da capacidade



\

W
›

E 

INVESTIMENTO. - 

PÚBLICO 
(Sest)

ø

› 

COMEIRCIO 
' - 

EXTERIOR 

z~."7"' , z/ 
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ociosa sugere que a inflexão deverá 

ocorrer após 1985. -
« 

Voltado para a área social. Prevê a 

~ ‹ 

~ . 

aplicaçao fde.l3¿5_trilhoes de cruzeiros 
, 

. , . 

_ 

.

~ 
em programas sociais. As reavaliaçoes 

nos orçamentos não implicarão em mudan~ 
~ N 

ças importantes senao nas restriçoes de 

dispêndios. 

Estima-se um crescimento de 2 a 3% para as 

exportações.. As expectativas de taxas de 

,
~ 

crescimento menores para as exportaçoes dado 

o menor crescimento da economia americana le 

varã o governo a expandir o consumo domésti- 

co. ~,

z
°

Q 

.-

J
|
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As Pssvisõss BRASILEIRAS ?ARAV19se 

o ORÇAMENTO ceusoríoano - 

- › 

A SEPLAN (Secretaria do Planejamento da Fre- 

sidência da Republica) apresentou em Agosto de_l985 o 

Orçamento Consolidado da União para 1986 £ixando_ 
os 

dispêndios em Cr$ 656 trilhões de cruzeiros e a recei- 

ta em Crš 461 trilhões de cruzeiros. Prevê um déficit 

de 195 trilhões. O Orçamento para 1986 ê constituído 

de uma parte propriamente fiscal, que prevê 
equilibrio 

entre receita e despesa , e de outra formada por con - 

tas que eram alocadas anteriormente no orçamento 
mone- 

tário, mais financiadas com recursos tipicamente 
fis- 

cais. 

,z A parte fiscal do orçamento foi fixada em 
I O 

Cr$'42l trilhões enquanto a que lhe foi transferida 
do 

orçamento monetário ê de Cr$ 235 trilhões. Da parte mo 

netaria, apenas Cr$ 40 trilhões serão cobertos com re- 

cursos da venda de produtos agrícolas, restando para 

ser financiado um déficit de Cr$ 195 trilhões de cru- 

zeiros. O Déficit refere-se ao financiamento das 
con- 

tas TRIGO, AÇÚCAR, PREVIDENCIÀ sociir e encargos 
das 

DÍVIDAS, (Externas e Internas), anteriormente cobertas 

pelas autoridades monetárias. No aspecto 
propriamente 

fiscal, que estipula a receita e despesa 
equilibrada 

em'Cr$ 421 trilhões; o orçamento está orientado para
_

I
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as prioridades sociais da "Nova República". Nesse 
sen- 

tido, previiegia as de EDUCAÇÃO, SAÚDE e PREVLDENCIA. 

O NOVO CENÁRIO PARA A ECONOMIA EM 1986 

a) Externa . 

pu 

1. Previsao de um crescimento moderado das 

economias desenvolvidas;
' 

'2. Taxas de Juros Internacionais .Inferiores 

as praticadas em 1905; e` 
› . V 

3. Redução nos preços do petrõleo importado. 

. , .

' 

b)-Interna 

`l. O Governo Federal espera que.o crescimen- 

z to econômico em 1986 seja de 6% ao ano. 
'/,. . 

Previu>se no trabalho 7%. 

2. A Inflação chegará em Dezembro de 1986 em 

140% contra a previsão de 200% para l985. 

~ ~ . _ ,‹ ' 

3. As Exportaçoes deverao gerar no proximo 
1....: PJ 

' ano superavit comercial de US $ .5 bi: 

49

- 

lhoes de dólares. Prevê-se no trabalho 

- us $ 12.3 bilhões de âõ1âres.‹' 

4. Espera o-Governo gerar 1.800.000 novos em 

ç 

pregos. 

.. 

z-‹‹
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As EMPRESAS BRASILEIRAS 
ø .

v 

PARÂMETROS PARA ANÂLIÉE.E PERFIL 

, 

Tendo por base a instrumentalização da tese, 

introduziu~se_o item Empresas Brasileiras com o propõ~ 

sito de estabelecer parâmetros para análise e perfil 

da importância dos grupos catarinenses no cenário na~ 

cional e no Estado. Essa pesquisa foi baseada em li 

vros e revistas especializadas; Para ajustâ~los mais 

aos critérios adotados para os grupos selecionados,com 

p1ementou~se as informações com entrevistas e pesqui- 

sas de.campo. 

' Os parâmetros adotados, portanto, comuns aos 
' ~ , nacionais e dos catarinenses sao: numero de empresas, 

faturamento, número de empregados. Posterionmmte,êÚus 

tamos e refundimos as informações por setores e gÕne~ 

ros, para melhor visualização da análise global. 

_ 

O quadro l, apresenta o número total de em~ 

presas brasileiras - não financeiras Â excluídas as de 

serviços públicos (exceto a Petrobrás) e somam 8473 em 

presas dispostas por gêneros e setores. 
' O faturamento total'encontrado foi de
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. 

' ' 

340.439.5 trilhões de cruzeiros e o total de empregos 
diretos gerados foi 4.635.4 milhões de pessoas. 

O item l. Setor Primário ~ somou ll04 empre~ 
sas. Faturamento de 12.600.-' trilhões de cruzeiros e 
o número total de empregos diretos Vgerados' foi" de 
222zlO0 mil pessoas. ~ 

. 

'

_ 

~__ O item 2. Setor Secundário ~ somou 4487 em 
presas. 2478 no item 2.1; grupo tradicional e 2009 
item 2.2. grupo dinâmico ~ empresas. O faturamento to~ 

n
. 

tal encontrado foi de 247.094.2 trilhÕes,sendo 88ÁBl.2 
no item 2.1. grupo tradicional, e, 158.463 itemO I: O 
2.2. dinâmico. Gerou 4.635.400 empregos diretos, sendo 
1.535.000 no item 2.l. grupo tradicional e l.359.300 
no item 2.2. grupo dinâmico.

_ 

I, /y O item 2. Setor Terciärio ~ somou 2.882' em~ 
presas (comércio): a) atacadista, b) varejista, e,

~ c) serviços. O faturamento somou 80.745.3 trilhoes de 
cruzeiros. Gerou 1.186.700 empregos diretos. 

° 
` 

QUz~.m›.o.Ne 1 i

«

1
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1984 - PARTICIPAÇÃO Dos GÊNEROS. AGRÍcQLA,,1uaU9TR:AL, 
E, comüaclo 

QUADRO N9 1 

NOS SETORES: PRIMÃRIO, 
. 

PRELIMINAR 
SECUNDÃRIO E, TERÇIÃRIO " BRASIL - 

42 

SETORES/GÊNEROS EMPRES 

FATURAMENH3 
LIQUIDO 1 

N9 DE . _ 

. N9 DE 

P
. 

.S EMPREGADOS 
ROL 

(1.000.000) 

.OBS. 

1{s3nxzPRn9mao 
1.1. Agriculgura 
1.2. Mineraçao 

H 

1; 104 
967 
137 

12.600.000 
4.725.000 - 

7.875.000 

222.100 
133.400 
88.700 

2. SETOR SECUNDÃRIO 
2.1. Grupo Tradicional _ 

52.200 
' 50.008 

' 48 003 
38.008 

' 38.004 
54.003 
42.005 
46.000 
20.001 

' 

7 

57.002 
20.003 
56.006 
58.009 

.- 

.- 

_. 

._ 

.- 

..- 

Prod . Z\.limentar<-as 
Vest.Artes Texteis 
Textil 
Madeira 3 

Mobiliário 
Bebidas' -> 

Couros 
Perfumarias e Velas 
Ext.Minerais 
Editorial Gráfico. _ 

Ind.Construção 
Fwfl3._ 
Inds. Diversas

4
2 

487 
478 
822 
173 
296 
146
4 
57 
103 
67 
31 

112 
508 
10 

153 

247.094.220 3, 
88 631-200 1 o _.: _. 

40.950.000 
4.374.475 

. 7.087.500 
1.801.800 
653.625 

2.981.475 
1.083.600, 
1.174.075 

2.328.200 
18.365.200 
1.530.025 
6.300.000 

226.600 
535.000 
411.600 
126.600 
176.300 
53.200 
19.000 
61.700 
22.200 
14.300 

56.700 
480.000 
20.700 
91.800 

2.2. Grupo Dinâmico 
35.009 
40.002 
47.007 
54.002 

« 32.000 
,30.007 
-43.001 
41.009 
45.004 
36.005 

-_ 

-- 

_- 

.- 

.- 

.- 

›- 

Mat.E1. E1.Com. 
Ind.Pape1,Papc1ão 
Ind.MatzP1ästicos` 
Ind.Mecãnicas 
Ind.Meta1ürgicas 
Min. não Metálicos 
Ind. Químicas . 

Borrachas e Calçados 
Prod.Vet. e Fanny 
Ind.Mât.Transp.' 

, . 

3. sET0R'TEc1ÃR1o 
_ 

70.009 
80.004 
90.000 
100.000 
TÚTAL 

_-‹ 

_. 

pac . _ 
VAR 
Out.Scrvs.~ 
Transp.Ann/SP 

1 `+ 2 + 3
4

2

2

1

8 

009 
163 
130 
112 
309 
440 
217 
291 
95 
50 

202 

882 
255 
886 
135 
596 
473 

'158.463.020 1. 
6.686.925 
5.118.750 
2.668.050 
8.575.000 
20.341.475 

_ 

6.180.650 
~ 84.691.950 

3.176 775
` 

1.684.375 
19.337.500 

359.300 
120.200 
72.600 
38.800 
157.900 
301.400 
116.400 
211.900 
55.800 
24.200 
260.000 

Lú)-*CO 

G\(D©

z

z

â 

¿>»..'>\! I\)É\.)¿> 

\CC`\L"\

z

z

. 
U`-LJ) 

"C_Í'U`\ 

CDC) 

1-4 

750 
18.517.975 

. 15.371.125~ 
340.439.570 4. 

186.700 
70.500 
478.300 
199.000 
438.300 
635.400 

PROJEÇÃ0 84 ~ BASE 300% 1
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4.3 

Seqüencialmente para análise comparativa ge~ 

rou~se o quadro nÇ 2, due permite a correlaçao de nümg 

ros e valores encontrados na análise global. Os da- 
dos foram levantados, setor por setor, empresa por em- 

presa e .os gêneros relacionados no quadro l. . 

' Necessariamente, procedeu-se às exclusõesdos 
A ~ ,ú ~ generos que nao ha atuaçao dos grupos catarinenses, in 

cluídos no quadro n9 l, assim como, os números de em- 

presas, faturamento e empregos diretos, inclusive. - 

ú . . 

A razão mais evidente, buscou rearranjar o 

quadro l aos grupos empresários e, viceëversa, para a 

elaboraçao do perfil analitico e correlativo em termos 

percentuais (%).

0 ,/ z 1 

- BRASIL 

O item lg- Setor Primário passou a somarlflflá 

empresas. Faturamento total de 12.600 trilhoes e ge~ 

rou 221.100 empregos diretos. 
' 

O item 2 » Setor Secundârio_' passou a somar 

3002 empresas. 1470 no item 2.1; grupo tradicional e 

1532 no item 2.2. grupo dinâmico. O Faturamento total 

encontrado foi de l85.589.l trilhoes de cruzeiros. 
\` 

56.427.5 no item 2.l. grupo tradicional, e, 129.162 no 
¡ 

¡ 
. 

. . 
\ 

1

_ 

item 2.2. grupo dinâmico. Gerou l.691.6 empregos dire
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. 

tos.j Sendo 751;00O no item 2.1. grupo tradicional, e, 

946.600 no item 2.2. Dinâmico. _
~ 

O item 3 ~ SetorTerciârio»~passou a somar
~ 

_2882 empresas. Faturamento de 86.745 trilhoes de cru- 

zeiros, e gerou l.l86.70O empregos diretos 

A diferença entre o quadro l e 2, vide soma- 

tõria quadro n9 2, está assim distribuída: empresas: 

. 1485; Faturamento: 6l.505.l, e ÀEmpregosV diretos: 

1.529.000 ._.

z .// 1 
,z 

QUADRO N9 2 
z 

'v ›~ v

9

z›
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O quadro-nQ 3, contém por setores e 
Ú

. 

os índices médios extraidosdo 
mapa matriz da 

~ Especial "Quem é quem na Economia". Tem por 

a análise correlativa com 
os apresentados no 

4. › 
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gêneros 
[_ P/"~.'z ¡

` 

Educaçao 
objetivo 
capítulo 

Os índices selecionados, em 
número de 'três 

constam do projeto de tese a saber: 

a) Liouidez corrente; 
_¿ 

.~ 

' 

b) Grau de Endividamento; 

C) Rentabilidade. 

QUADRO N? 3 ' 

fofo 7 . 

< 1' 

CÓDIGO . 

smozàzs/cíãmmos S U
B SETOFES 

.-ii1EE0l§§§1_-t._..1. 
Liq. ` EIÍC-Í__l\!'l 1Íf;)]_`T¡;_¿¡ 

cor- <1afl'en== bäiif-1 
1:‹;->nto to L ace 

À, z..-.....__._, _ _.|, z.__ _,_.| 

1* _ 

y›J+J 

SETOR 1›_R1Mí\RIo 
l.Agri.Pecuária,Silvicul 
2.Mineraçao ' 

t . 

~ 1.33 
]Jl4 

L.'1{\) 
DJUY 

OC) 

Y-" 

}-*CD 

G`\\! 

.Li

\ ___... .` ,W ___, _____.¡______,_.-._I 

52.200 
60.008 
48.003 
42.005 
20.001 

1 
1- l.__ 

2. S§.:]'l`OR SECUNDÃRÍO 
2.1. GRUPO 'J.`R?\DICIONZ\.L 

Produtos Alimentares 
Vestuãrio,Art,Têxtei 
Têxtil 
Couros e Senúlares 
Extração de Ninërios

S 
ALM 
VSS 
'l`EX 

COU 
MIN 

1. 
1. 
1. 

61. 57 

26 45.5 l2.l 
47 34.6 4.0 
55 39.0 2.4, 

430 lL9
6

‹ 

�� 

/_____....-- 
_____.__-_.. 

1
_

\ 

35.009 
47.007 
34.002 
32.000 
30.007 

'43.001 

L J 
”" io* -f 

2.2
` 

.GRUPÕ DINÃMICO
- 

'proóimat E1,E1 e com. 
Prod.Mat.Plástico 
Ind.Necãnioo . 

Ind..Metalürgioo 
Prod.Minerai$ N Met 
Prod.Quínúcos 
Transportes-Armawenage

0 

.
‹ 

COM 
PLZ-\. 

I* ÍÀQ 
I~'iB'l` 

CER 
QUI 

xnifläí
J 

1.02 
_1,47 
1.4 
1.00 
1.12 
1.00 

§0.95
+

1

1 
U) 

T+* 

1,-"›w.:>u1 

--4 

U1 

DJ 

\)k,~.)l\J..>CD\3$\O 

L.-›©©©{\)\}C) 

0% 

U1 

l-'td

1 

DJ 

L›J\! 

4%L4¡. 

._ 

`

\ 

..._ .__ ..._..,__.__.¿_. -.....__. 
-.-.... 

r-^~“"í 

70.009 
80.004 
90.000 
100.000 

*3. 

_.. _ ___,.._-__,., __ ..._.__,..-«_ 
._._. .... __... . 

sE¶rfl1'IERcIÃR1o 
Comércio Atacadista 
Comércio Varejista. 
Serviço em geral - 

Serviço Pñblico 

._._l1.__ 4.--.-. .__` _ i__.,, 'l____ 

É 

Í\TC 
¡vÀR 
'SER 

. 

SP 

1.42 

f1.09 
1.53 ¡ “U / 

¬.z 

1 _) 

1.00 
1

0 

,,\. z. U 
'. ››_z_ › 

* distorcidos por incluir a Put:.“LÁ_ 
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Colocada a antevisao gexal sobre o' contexto 

brasileiro, e as fases 

e O perfil econômico e 

visão geral da Região Sul e nela Santa Catarina, as ml 

Q; (D }_.| (TJ 

Pa ,_
. 

..._ 

~ ~ A ' 

crorregioes selecionadas (Os generos e setores no capí ' 

tulo n9 3).- '

ø

«

ø ./ Í 
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decorrentes, as empresas 

1anceiro de passa-se a
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CAPíTuLo'II 

2. O Cowrexro BRAs1LE1Ro z 

Antecedentes Histõricos 

l50O a l930.~_Modelo Primário Exportador 
. ' 

- .
› 

SIMONSEN, Roberto Cochrne. História Econômico do Bra- 
:"”ši'1.~ cia. Eóítorzz Nõzizmm, 1978. são Pz_¬zo1@. 

FURTADO, Celso. Formôçao Economica do Brasil. Fundo de 

Cultura, 1983. São Paulo. 

MARTINS, Carlos Estevam.--Capitalismo e Modelo Políti: 
Q ' 

_ 

'
. 

,co no Brasil; Edições de Craal, 1977. Rio de Janei- 

' ro. 

1931 
DOIDO'

z 

a 1964 ~ Modelo de Desenvolvimento Autè
ø
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BRUM, AfgemirozJ. 'U Desenvolvimento Econômico Brasilei. 

ro. Editora vozes, 1962. Peirópoiiâ, Rio de Jõnei- 

FO. 

SERRA, José. Revista Económiõ Pólítiza. cizlóâ e mu- 

danças Estruturais¬^ Editora Brasiliense. 
1982. vol. 

212,'n° s LAnr11/Junho/ez). 

VISÃO, Revista. Quem é quem na economia. 1984. Agosto 

São Paulo. 

1964 a l984~«'O'Modelo de'Desenvolvimento As 

sociado Dependente 

osé Carlos. A Chave do Tesouro. 1 3. ;"' 

ra Paz e terra S.A. Rio de Janeiro. 5.ed. 

W. Os Nandarins da Repfiblica. Edito 

.ra Paz e Terra S.A. .Rio de Janeiro. 5.ed. 

' ü 

Secretaria de Indústria e Comêroio de Santa 
Catarina. 

' Dados Econômicos." 1384. Diversos. 

a em 1984 
C.N.I. Ú Desempenho da Economia.Brasi1eir 

H`ReÍspectiva para l9&5. Março 1984. Rio do Janeiio 
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V 3; O CONTEXTO CATAR1NàNsfi 
. ‹ ‹ 

3.1. A REGIAO sul. i 

. Antes de desenhar a origem, evolução e pers~ 

pectiva dos grupos empresariais selecionados, vê»se as- 

similar_didaticamente as realidades da Regiao Sul Brasi 

leira, de Santa Catarina, e, das suas principais micror 

regioes. Realçar os aspectos da quantificaçao e inter~ 

nacionalização da economia catarinense inserida no con- 
- 

_ ¢ 
_

' 

texto brasileiro (âmbitosë geográfico , sociológico, e, 

histõrico). Diga~se quantificação e internacionaliza- 

ção entendida aqui como uma proposta de assimilação de 

tecnologias finais absorvidas nos mais diversos seto- 

res e gêneros existentes em Santa Catarina. 

O MÀCRO~MERCADO SULINO 

A Região Sul, integrada pelos estados do Pa~ 

ranã, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correqxmde a 
' - , ~ ¬ 2 , 

6.79% da area total do pais. Sao 577./23 km de arca 
w 1 _ 

_ 

"
. 

' \ z . 

1
.

'
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terresfre. 'Possui uma população de 2l.3l8;l38(l) habi 

tantes, cabendo; respeetivamentez _ 

. 

' 

PR 
É 

8.524.727 hub.
1 

' SC 0 
4. Ó56.4l7 hflb. 

i

9 

. 1 
"

.

~ 

l. Estimativa para dezembro de l984. 

/z 

.

z 

A população da Região Sul representa 16,28% 

da população brasileira. A região como um todo faz 

fronteira com os países do Rio da Prata.

n 

SANTA CATARINA 

« ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

. . ` 

Os anos, entre l9l5'a 20, são fundamentais
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para a 
p..

_ 

evoluçao econômica de Santa Catarina, no que se 

ã substituição de importações que permitiu a ex refere 
pansão do crescimento industrial catarinense. Este fa 

to possibilitou a inclusão do Estado no mercado Nacio- 

nal. Em Santa Catarina dois fatores são relevantes: 

(1911 a l9l6). A Guerra do Contestado cujo desfecho 

repercute na expansão da atividade econômica do Esta- 

do, e a Reforma Tributária promovida pelo, 'Governador 

Hercílio Luz. Destaca-se, sobretudo, a criação do Ins 

tituto Politécnico, primeiro estabelecimento de ensino 

superior criado no Estado, cujo papel relevante na for 
~ .Q ' , . . _ 

* ~ 
flmaçao de mao de obra tecnica permitiu a ocupaçao ra 

' '‹2›
' 

'cional do-território catarinense . 

'SA deflagração da Zë Guerra Mundial, possibi~ 

_litou a entrada definitiva das riquezas catarinensesno 
z

z 

mercado nacional. Sua posição perifêrica_sofreu alte~ 

rações nos setores primários e terciârios. (Ceag-SC. 

Evolução Histórica. Econômica de SC, 1980. p. lO3). 

A partir da década de 50, com Juscelino‹ % 
U1 U1 

' são-intensificadas as implantaçšes de rodovias e 
- E1 C5 'is-\ *Í É 

. 
' Q , 

~ . 

(2) Vieira, Amazile Hollanda. O Instituto Po1ythecni~ 
‹ 

_

- 

“ co*no contexto de Santa'Catarina. UFSC. _ 

~.z
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da indústria automobilística nacional. Em santa Cata~ 

rina as rodovias federais (BR ll6 e BR lOl) contam o 

estado em sentido longitudinal. Ficava o Estado inte~ 

grado de forma concreta ao resto do país. (ITEP/SC.Vg 

lume I. p. 19). '
” 

- Somente nos anos 60 ê que se dá a ascensãodo 

ramo dinâmico, em especial o Metal-Mecânico na região 

de Joinville, superando a hegemonia do Útradicional"
~ liderados pelos Texteis do Vale do Itajaí. 'Foi o esbo 

. ú 
. 

- 
_ 

' ' 

ço da mudança estrutural em Santa Catarina (CEAG/SC. 

1982. 103). ' 

Na década de 1970, deu~se a completa integra 
ú -

_ 

›
` ~ - 

. _
~ 

çao do Estado. Reforçaram-se as Comunicaçoes entre o 

litoral e o planalto. Os diversos segmentos integran 

tes do Espaço Estadual puderam incrementar o intercãm~ 

bio econômico e tiveram facilitado o escoamento da pro 

dução (ITEP/SC. Vol. I. p. 20). Paralelamente ocorreu 
fz ~ 

a expansao e diversificaçao das empresas familiares ea 

tarinense. No sul, o ramo cerâmico, Extremo~Oeste, no 

Vale do Rio do Peixe, e, a Oeste, a suinocultura e 

aves, e, a agroindústria. 

Nos anos 80 completam~se as bases-expansio- 

nistas das empresas para competição nos grandes cen~ 

tros consumidores nacionais, e, principalmente, no ex- 

terior.4 Em 84, Santa Catarina atinge l (um) bilhão de 
,

. 

I 

_ z 

dólares em produtos exportãveis; Cristalizando quanti



_ 

»55 

tatiVam@nt€ ã internacionalização da economia catari- 

nenseê " '

_ 

Aspncmos socIoLÓGIcos 

Santa Catarina apresenta um quadro étnico e 

cultural riquíssimo.. A populaçao tem múltiplas ori- 

gens, onde coexistem os mais diversos costumes e ativi 

dades econômicas. Possui um grande número de empresas 

de pequeno porte, ao lado de empresa de porte nacional. 

Daí seu.equilíbrio econômico (Santos, Silvio C. Nova 

Histõria de Santa Catarina. p. 7 a 17). 

Estrategicamente a localização de Santa Cata 
- . ø 

rina ê privilegiada. É'o centro de um mercado de vinte 

e um milhões de brasileiros e uma economia próxima aos 
_,z z 

mercados (ARG, URU, e PAR) e são alcançãveis por ter- 

ra, mar e ar (Abreu, À. Vol. I, p. l4~l7). 

A desconcentração e a diversificação são mar 

cos importantes do Sistema Catarinense, e juntas trans 

£ormam_a variável regional num componente de maior re~ 

levãncia na"equação do seu desenvolvimento. Quanto â 

~ ,.
' 

desconcentraçao, ao contrario, do modelo aglutina~ 

'dor das forças econômicas em apenas um põlo (modelo bna 

sileiro) permitiu a formação em Santa Catarina de uma 

situação, sui generis, onde o assentamento das forças 

produtivasipraticamente se extendeu ao longo de todo o 

<\/
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' z 

território. A diversificaçao permitiu que cada regiao 
buscasse sua~especialização diferentemente das outras, 

com reflexos bastante positivos. 

A diversificação, em grande parte, surgiu a 

a partir de 1971, com o modelo de unidades territo- 

riais implantado no Brasil, em l968¡ com base em estu- 

dos realizados pelo Conselho Nacional de Geografia, em 

isõõ. 
u _ 

z O Decreto 844 de 29 de Setembro de l97l, ema 

nado do Governo do Estado de Santa Catarina determinou 

a apliCaçãQ do modelo de unidades territoriais polari- 
r. 

zadas possibilitando a regionalizaçao de suas açoes. 
' z 

Os motivos contidos no bojo do supra-citado 

decreto, em parte, contribuíram para o equilíbrio do 

modelo econômico atual. Entre outras as três razões 

mais importantes foram: 

Promover a racionalização das relações en a) 

tre os órgãos dos diferentes setores da 

Administração Pública, uma exigência do 

governo central contida nos PNDs que pre- 

via a aplicação e alocação racionais dos 

recursos públicos; 
~ ~ ,‹ 

b) Adoçao de_diVisao geogiafica para fins de 

planejamento em observãncia_aos ditames
0 

constitucionais e decreto lei nv 200 ,_do
` D
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'governo central de forma a oferecer`trat§ 
. 

o
' 

mento mais coerente aos problemas sõcio- 

econômicos de cada comunidade;
` 

CY Organização do territõrio catarinense, eg 

pecialmente a sua infraestrutura com ba* 

se no conjunto estadual, atendendo as pg 
'culiaridades e exigências do desenvolvi- 

mento associado e dependente do Brasil e 

de cada região econômica do Estado, sobre 

tudo, no que diz respeito â Organização e 

Industrialização.
`

‹

f 

OS INDICADORES DE DESEMPENHO DA REGIÃO SUL 

1984 

a) o COMERCIO EXTERIOR 

O Paranã, Santa Catarina e Rio Grande do 

›1> to U1 to c\° HO exportaram respectivamente, 

do total reqional. Por outro lado as 

importações representaram: Paranã 10.17%, Santa Catari 

na 23, I--4 U! c\'> e o Rio Grande do Sul com o maior percen ~ 

tual 66.68% do total das importações (C.N.I., 1984, p. 

144 a 150)
J 

» .

Q
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- REGIÃO SUL - Comércio Exterior ~ 1984 

sá

E ST%LCS 

(dados preliminares 'em milhões)
'

A 
, 
SALDO Exponnmíms IMPoRr‹jrs 

Paranã 

Total 

Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 1 

Região 
.Total Brasil 

4.359.753 192 
` 

1.o55;5õ3 437 
4.598.714 "' '1.260 

10.014.030 1.910 
27.988.401 14.000 

.261 

.503 

.448 
212 
.580 

4.167.492 
598.060 

3.338.266 
8.103.818 

13.987.821 

Fonúeí c.N.1., 1984. 

, z 

b)~o DESEMPENHO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

REGIAO SUL _ Variaçoes nos .indicadores da ~ ~ ,- 

, . 

` 
' 

_ 
Produção Industrial 1984 cogy 

.parados aos mesmo período de 
4 

1983. 

CÓDIGO 
Ã

. 

~ SETORES/GÊNEROS-INDS
" 

Rl£GI1`\.O 

52.200 
50.008 
48.003 

. 20.001 

35.009 
47.007 
34.002 
32.000 
30.007 
43.001 

GRUP 

D3. 

' GRUPO DINAM1* CO 
Mat. 
Mate 
Inds 
lnds 

_ 

Dune 

Produtos Alimentícios 
1 Vestuário e Artigos Têxteis 
'^Yt 

Extraçao de Minêrios 

Indsfilfimiçmxwní 
I 

4 9; 

O TRADICIONAL 
3. 

9. 

2. 

1.

3

3

5

6 
eis 

A - 

Elétrico, Elet,Comunioa_çoes ' 43. 
“O 

' õ 

28 
22.

9

1

2

7
OU 

rial Plástico 
A

. 

Mecânicas '
‹ 

Me talflrgi cas ^

' 

rais não bí<:tãl_'i.cos` 5.

2 

ÊF<>l;¿1]. Ilrwclíšíaitflfi 51 de Transfcrnmção 8.7 

Utüal-da Indústria '8_5
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O DESEMPENHO DA ECONOMIA CATARINENSE EM 1984 

A performance econômica do Estado de Santa 

Catarina em 1984 foi anelhor dos últimos .três anos.
~ Quer na mensuraçao dos dados físicos quer no valor da 

produção de bens transformados pela atividade econômi- 

ca, cujo crescimento real do PIB atingiu 3,97%.
9 

Reordenados os dados preliminares do Gaplan 

0 quadro de crescimento setorial assim se apresentou. 
a . _ 

DEsEMPENHo SETQRES % 

Produto Interno Bruto ~ 

~ 3.97 
'Setor Primário - ‹ 7.22 
Setor Secundário I3.7l 
'setor Terciário 3.12 

_,,» V.
‹ / 

Fonte; Gaplan, 1985. 

- O P.I.B. "PER CAPITA" CAIÃRINENSE 

O coeficiente 3.97% para o PIB cafininmuxâsiä 

nificou em termos reais 2.l% do PIB "per capita"_supe-
z 

rando o Nacional em l.6% segundo dados preliminares da 

F¿G.V.-para 1984. _ 

z Se se levar em conta que o PIB "par capita" 

de 83 foifde menos 5z74% confirmam~se as afirmaçÕes"da



) 

60 

recuperaçao da economia catarinense no período. 

O SETOR PRIMÁRIO 

~ O seguimento agrícola ~ Lavouras Temporárias 

teve um incremento de 13,60% onde destacam as boas sa- 

fras de: a) milho, b) soja, C) feijão, d) cana~de-açú- 

car, e) mandioca, que equilibram os decrêscimos de pre 

ços das lavouras como: a) arroz, b) cebola, c) alho,d) 

batata, e e) fumo, °
~ 

_ 

- O seguimento agrícola ~ Lavouras Permanentes 

apresentou um incremento~de 18,78% na producao de: a) 

maça, b) uva e c) banana, 

,,×“F¡,~ - O seguimento Pecuária ~ apresentou descrësci 

mo físico na produção de suínos e bovinos de corte, re 

presentando um percentual de 1% em média no ABATE. 

¬ CÓDIGO SETOR %
1 

° 

PRIMÃRIQ (Cézar) 7.22
` Q _

. 

_Fonte._Gaplan} 85. 

0 SETOR SECUNDÃRIO 
. 

- . 
^*'

›
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_ . 

_ 
Difundidos os dados preliminares da produçao 

industrial catarinense, constata~se a boa reaçao do se 

tor em-1984. _Os seguimentos gue mais contribuiram 
pa~ 

ra'a expansão foram: a)_Energia Elétrica, b) Indústria
~ 

Extrativa Mineral, e, cl Indústria de Transfoimaçao. O 

~ - 

Seguimento Construçao Civil apresentou taxa negativa 

que não chegou a interferir no PIB do setor.
' 

O seguimento Energia Elétrica apresentou 
um 

'acréscimo significativo dado ao crescimento da 
demanda 

de produção do seguimento industrial (transformação), 

-basicamente. 

O seguimento indústria extrativa mineral 
au-

s N ~ _ 

mentou consubstancialmente a produçao do carvao mine 

ral para atender ao acréscimo da demanda 
energética Q 

- 
_ P

f 

,zmetalurgica Catarinense e Nacional. Ja o seguimento 

..indüstria_de transformação que suplantou a média nacig 

nal, teve como.principal fatores: 

VÍOÍ.: 

a) aumento da capacidade de produçao em 8% 

zz 83;
`

. P c\<> (janeiro a outubro 'de 
ib) incremento de 4 

1984) no nível de emprego industrial; 

c) maior produção de bens de consumo, e, so~ 

.bretudo/Qa indústria e agroindústria vol~ 
.› . 

tada ä exportaçao. 

O Indicador Geral‹mais Ilustrativo do Setor
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' ¶AXA DO CRESCIMENTO DA PRODUÇAO.INDUSTRIAL. 
5 V -. ^ 

I 

_`, - 
. , 

' 
. . 

Q 1* " ' ^ 1934 4 ~ 

' ' ^ 

` ‹ 

' SETOR 
_

% 

Secundário (Geral) ' 3,71
~ 

Energia Elétrica 12.67 Â 

Extrativa Mineral 9.62 
Indústria de Transformação (Tradicional/Dinâmico) 4.37 
Indústria da Construção Civil -6.22 

. . _ 

Fonte: Gaplan, 1985. 

0 SETOR TERCIÃRIO 

_ 
,z" 

A 
O setor terciário, em 1984, apresentou uma 

_ pequena melhora do_nível de consumo, em relação a l983, 
graças_ã evolução dos seguimentos: a) Comércio, b)¶Tam§

~ portes e Comunicaçoes. 

O indicador geral mais ilustrativo do setor 
foi: ` C

U

Q f TAXA DE CRESCIMENTO DO SETOR TERCIARIO 
1984 “ -

ó

I 

) I

1
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__ ' ' ‹._. 
_ __ 

CÓDIGO . 

' SETOR % 

- Terciãrio ' 8- 1.48 
Comércio em Geral . 

-' 
_ 

4.37 
Serviços-Transportes e Comunicações 6.16 

Fonte: Gaplan, 1985. 

.'A ARRECADAÇÃQ no ICM EM 1984 

. 

' O incremento na receita do ICM em Santa Cata 

rina foi menor do que o coeficiente.de inflação atin- 
gindo 201.88% em l984j Â

' 

. 
'^. ‹ 

' 'O Governador em sua mensagem ã_ Assembléia 

Legislativa, referentemente ã autonomia dos Estados pg 
ra administrar a riqueza gerada pela comunidade, pro- 

põe para 1985 as correções das distorções institucio- 

nais das finanças públicas para.eliminar_o centralismo 

federal que caracteri2a%o como: a) absurdo, b) injusto 

e C) ineficiente (Amin, Esperidião.' 1985. p. l0 a l3L 
' 1 ' 

.

'

.v
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des geográficas, Oriental e Ocidental. 
~ `.'~¢'4 A Oriental, de colonizaçao alema e area cuja 

ordenação em pequenas regiões agrícolas se organizouem 

volta de antigos núcleos coloniais que transcederam pa 
ra cidades médias-industrializadas. Esses núcleos têm 

a produção industrial voltada para os mercados do Su 

doeste. Sua pujança está centrada num empresariado lo 

cal forjado na colonização européia (Alemanha e Itália) 

'como.ê o caso das cidades de Blumenau, Jaraguá do Sul 

e Joinville. . 
" ` 

A-Ocidental, de ocupação recente ê área onde 

se encontram cidades cujas indústrias estão relaciona- 
' das ao beneficiamento da produção rural, como, fabrica 

ção de produtos agrícolas, beneficiamentos de cereais 

e pecuária. Além da indústria egtrativa madeireira 

(IBGE, 1982 p. xx).

‹ 

EVQLUÇÃO DEMQGRÃFICA
à 

Os recenseamentos gerais registraram para a 

população do Estado de Santa Catarina os sequintes~to- 
.\,› , , 

. ›
' 

taisš z ~



RECENSEAMENTOS POPUEAÇÃO RESIDENTE 

1872 
1890 
1900 
1920 

' 1940 
1950 

'. 1960 
1970 
1980 

' l984 

159 
283 
320 
668 
177 
S62 
118 
903 
028 
056 

802 
769 
289 
743 
149 
862 
110 
380 
751 
417 

Fonte: IBGE, 1984. (Estimativa)

z/

‹

I
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EVOLUÇAO DA PoPuLAcÃo_DE sANTA CATARINA _ 

1.960 A 1.984 ` 

\KPopu!ocõo em 
1.000¿OOQ_hgb. . 

`\\
_ \4 \ . 

\z~ 
`2

1
V 

- €`. P. 6. 
116., soa. , 0%. > ,:g'.\0s6 \ I 

18 
Ô 3600 ' 

` 51 
'> 

` 

9 9 /› ' 

' °â . °ó °4 `\<Q› Ó~* ff 
. z~_. ¬, ,p,<\

Í 

1960» ' 

1970. 1980 19ó4 
FONTEIIBGE/AUTOR 

de 85,97%, segundo dados do censo de l98O e a extrapo~ 

lação feita com índices do IBGE para 1984. Assim sen- 

do, passagg a analisar o contexto catarinense, em que 

os grupos empresariais selecionados se `desenvo]veram, 

Ú
x 

.l'¡/H O incxemento populacional de 1960 a l984 foi 

qual sejam, as microrrcgiõeš que os abrigam: ` 

' 
› 

“ 300 
297 
294 
292 
305 

zsoõ
I 

_- sul Catarinense ~ CARBONIFERA 
Litoral de Fpo1is'~ FLORIANÓPOLIS 
Leste Catarinense ~COUIUELIX1BUk¶NÀU 
Leste Ceterinenee ~cou»uAL11:JonnaLn3 
Oeste Catarinense ~ COLCNIDL DO RIO DO PEIXE 
oeste catarinense ~ onsTE`cAwÀmiNENsu 

.
I

›
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' As MICRORREGIQES SELECIONÀDAS U 

H
. 

~ ' 

. . -. . ¬ _›_›_»__ 
A 

As microrregioes selecionadas abrangemzààrea 

de atuação dos catorze grupos empresariais. 

Segundo estimativa de l984, corresponde a 

65.0% (2.6l7.522 hab) da populaçãocatmjmame. ]n62lJ57 

habitantes ocupam as zonas urbanas, e, 997.735 habi- 

tantes as zonas rurais. Englobam ll2 municípios, as~ 

sim distribuídos: a) Carbonífera l7, Florianópolis lO, 

Colonial Joinville 9, Blumenau lõ, Rio do Peixe 25, e, 

Õeste Catarinense 3l municípios. ' 

1. 300 sUL cATAn1NENsE ~ CARBONÍFERA 

---._

Í 
.ÕfV».. 
|-.-'-› V

_ 

fi A rf A c_›:j~.¿ 

:;._:Í-'. ÊfÍ¡`Í-¡ izÍ:_ É ÍÍ'f.í;ií¡1'-:§.¿`Í' "-V1
- 

' cmöwmá 

Micro Região Corbofiífcro
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' cARAc1¬-1'¡i RÍSTICAS
4 > 

Área formada por uma superfície cristalina a 

Nordeste, que mergulha em seguida, ao sul, sob rochas 

permocarboníferas que dao origem â formaçao do _CARVÃO 

MINERAL) A extração do carvão ê, indiscutivelmente, o 

traço característico da área. ,Conta ainda com reser~ 

Vas de CAOLIN e FELDSPATO, e ARGILA, que possibilita- 

ram a implantação de indústrias de "Pisos", "Azulejos" 

e "Revestimentos". Na Agricultura assumem destaque as 

culturas de milho, mandioca, fumo, arroz e feijão. A 

pecuária tem relativa importância, não sõ pelo gadolei 

teiio como pelos Suinos~e Aves. A microrregiao Carbo~ 

nífera concentrava em 1984: 8.72% da população esta- 

dual, ou seja, 353.903 habitantes. Sendo que 241.128 
,. _, _ 

..
a 

hab. estão em áreas urbanas, e, 112.775 , 
nas rurais 

(luar-;, 1982, p.5). 

Os grupos selecionados sao dois (2). D. Frei 

tas e,GAIDZINSKI e envolvem na área Züemprggag, Re~ 

prescntam a inovação e Ó processo de desenvolvimentoéfi 

ternativo da região pólo com os municípios periféricos 
,

. 

2. 297 LITORAL DE FLORIANÓPOLIS 

.›

Q 

1 
Í I

'
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. 
' ' . K 297»-LWORAL DE FLOmANOPOLS~ 

\'==='-====::===::\ Í 

'T,¡d.U.Cê$ 

@¿ ¿§tQfi|AnóPoL|s 
‹›`

v 

' . 

, Micro Regióo Liforolde Florionópcüs 

' CÀRACTERÍSTICAS 

Abrange a Ilha de Santa Catarina, onde está 

localizada a capital, e os municípios Circunvizinhos. 
« n z 

, f' z É O centro de serviços administrativos, polo turistico 

e de lazer., Até 1960 esteve ilhada em relação ao resf 

to do Estado pela precariedade das ligações terrestres 

Mas a pavimentação da rodovia litorânea e nlanaltinaêd 
terou esta situação, passando Florianópolis a se impor 

no comando do sistema urbano catarinense. A indústria 
~ _ 

. ~ ~ _ nao tem maior expressao na economia da microrregiao. A 
. _ ‹ 

\ - .›

›
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agricultura, também, não apresenta maior destaque. Con 

centrava em dezembro de 1984, lÚ.9% da população do -.¬¬ .bb 

_ 
` - - -5 .-, 

'tado, ou seja 442.817 habitantes. sendo U OX . 
ui) Ox PJ €:¡"u 

áreas urbanas e 74.856 em áreas rurais (IBGE, l982. 
. 

P . 

5). 
V

V 

Entre os principais produtos aí cultivados 

encontram~se a cana-de-açüçar, a mandioca e o arroz. 

O grupo selecionado Empresas USATIàPORTOBELO 

tem como titular o Sr. Dr. Valério Gomes e compõe~sed: 

_1.2 empresas cuja líder é a REIPINADORA CMARINENSE s. 

A. com sede em Florianópolis. 
' 

~. _ 
_... 

Representa a vocaçao.pela microiregiao de
~ 

Florianópolis e pela qual tem sempre encaminhado sua 

~ .... 

expansao e diversiíicaçao ao encontro das riquezas e 

potencialidades'de Santa Catarina. 

3. 294 COLONIAL DE BLUMENAU

¬

«

\

w <

1

r
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3. 294 `- -coLoN|A1_ DE BLUMENAU 

äšêífizfifiääg 
' 

`ÉLL1:.'ENf.É_: 'V'Í§À5Pó."fz:, 
.o .e 

›z

~ 

Micro Região Colonial de Blumenau

9 

CARACTERÍSTICAS 

' Compreçnde párte do planalto cristalino cor- 

tado pelos rios Itajaí-Mirim e Itajaí-Açü e seus af1u~ 

entes; que pèlas erosões Q dosmatas intensas, došde
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, , 

' ' .
. l982.têm-se constituído num pesadelo para a populaçao 

rtQä C- "" ' ' Í-~-~¬--' --` ›:,¬ ":..... da regiao. A_agricultura e area de policuitura, - 

___ ___,z_____. - ¬ . v~ - . ` _ -¬v -v¬ . 
._ ---_ ....,.-.,-..‹'..,`,¬. -.».-..¬-‹ mw.-›‹\‹z z. zz-z\ M..-||z\ :E)LJ..l1LÃ.LPClJ.ö PLUULLUDQ Í§(.\¡.1(.LÁLÇL¡ r¿.¡...l.\J‹u¡ :1¿.ALu¡ ›, u¿\xv E 

Mandioca. «O pólo têxtil reconhecido internacionalmen~ 

te caracteriza-se pela produção de artigos têxteis *e 

de vestuário. ' ` ` ' 

_
, 

_ Hoje de tradicional sõ`o setor para efeito 

de claásificação, pois em dinamicidade e diversifica- 
ção apresenta alto índice de modernização e tecnologia 

(Mattos, F. M., 1978. p. 83);
. 

` A microrregião colonial de Blumenau concen- 

tra 9.8% da populaçao estadual, ou seja 398.899 hab. 

Sendo 293.580 na zona urbana, e, lQ5.3l9 habitantes na 

rural (IBGE, 1982, p}`5).' 

/fl; ¿ Os grupo.selecionados são 4. Hering, o mais 

antigo com 105 anos, Artex, Sulfabril e, Teka, e envol 

vem na área 27 empresas. Pelo que representam paf 

ra Santa Catarina em geração de.emprego,renda Cconsti~ 
‹ 1' f ^ tuirem o eixo do polo Textil. 

_
. 

v 

4. 292 LESTE CÀTÃRINENSE ~ CÇLONTÀL DE JOIN- 

'

'

z

v 

.~
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4. 292 -' LESTE CATARINENSE_- COLONIAL DE JOINVILLE
` 

¬a,%W%ÊäšššÊäš 

-';'‹'¡'›"-':',`-'.` É' .‹ Í'-"_í:-l'.'_lÉ'›_iE;Í:Éi`};í:1:', ,
_ 

1 .

' 

Micro Região Colonial de Joinville
\ 

I 

CARACTERISTICAS 
'_ 

. 
- M/ ., 

_/ ›" ¢ . 

, . / - . 

, z 

Localizada no norte do Estado, abrange as 

baixadas dos rios Itapoai e Cubatão; os contrafortesda 

Serra do mar marcadas pot fortes dcclíveis, e, no li- 

toral, cordões de restinga e a baía de'S Francisco :U 
2' Ó 

do Sul..-Os oríncipais produtos_agrícolas_ »cultivados 

são: Arroz,_Mi1ho, Cana de Açúcar, Mandioca, e Banana. 

À atividade industrial ê marcante, principalmente,Jon1 

Ville-e Jaraguá do Sul: ' 
' 

'd ' 

Destacam-se os gêneros industriais de produ- 

tos de.Natëria~Plãstica, Mecânica, Metalúrgica, Mate-~

¶
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rial_Elétrico, Comunicação,-Têxtil, Vestuário e de Pro 
_

. dutos Alimentares. , 
- z 

.~ - .'-. ¬ _.. .¬¬ 
. A microrregiao colonial ae úoinviile concen 

trava em 1984, 9.80% da população estadual,.ou. seja, 

397.774 habitantes. Sendo 338.749 hab. localizados em 

áreas urbanas, e 59.025 na área rural (IBGE, l982¡ p. 

s›. 
' 

“

. 

Os grupos selecionados são três: HANSEN,TUPI 

z e WEG. Envolvem na área 38 empresas. Sao os mais 
Az 

~ significativos da microrregiao. `. ' 

5. 305 OESTE CATARINENSE ~ COLONIAL DO RIO 

DO PEIXE ` 

' -z 

~F""\l 
1;» / _. 

. 

. 

“K 

1 
l _× .
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que forma, com seus afluentes, vales_encaixados de so- 

lo férteis aproveitados para agricultura que é a base 
~ _ 

econômica da microrregiao. Entre as várias culturas
~ 

temporais destacam-se: milho, soja, arroz, feijao, fu- 

mo, mandioca,c>batata inglesa, Das culturas permanen‹- 
~ > ~ ' ,` 

tes as principais sao: uva, maça, laranJa, pessego e, 

nectarina.
« 

.Destacam~se, nesta área, a Suinocultura, e, 

também, frigoríficos que colocam a microrregião -como 

uma das mais importantes do Estado. Tanto a pecuária 

bovina leiteira e avicultura exercem papel fundamental 

_ b 

A microrregião colonial do Rio do Peixe con» 
_z' z' 

centrava em 1984, 9.1 % da população cstaudal 369.247 

habitantos.i Sendo 157.237 habitantes localizados em 

áreas urbanas, e 2l2.0lO nas áreas rurais (IBGE, l982. 

p. 5). 

- Os grupos selecionados são dois (2) SADlA, e 

PERDIGÃO S.A. Envolvem na ãrea2O empresas. São, na 

verdade, os.dois maiores grupos no gênero em Santa 
Ca~ 

tarina. -

I 

› ,

_

r
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6. 306 »oEs'rE cATARINEN,sE_`- ÇQLQNIÀL OESTE 'C5 

f'fÀRIN-íamsr. 

Í 
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CARACTERÍSTICAS 

Área de relevo acidentado com vales e forma~ 
. 

- 1 z 

ção tabular. O extrativismo (Mate.e Madeira) ainda c 
° 

. . 

praticado na área, embora tenha perdido a expressão.-A 

agricultura assume papel de de$taque.l Os principais 
~ ~ .

` 

produtos sao: Milho, Soja, Feijao, Arroz, Fumo, Mandic 

ca, Trigo e Batata inglesa. Nas culturas permanentes 
.« . 

destacam~se: Laranja, Tanjerina e Uva{ A pecuária e 

a agroindústria são_significativas para a região.' O

1
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› . 

Oeste possui o maior número de habitantes .doi Estado. 
~~-‹_.: - .~ _... f.-... -....: .. ._--›.1_.. . 3- rui a ulliucx aiud \1u‹.,a}_;›1.'¬;1;-›e5.1â.uu ui: 

_ 

zi gâñhõ }...| \'l) *J CI) ¡...› 'QD C3 C.)
s 

AA .`,¬....¬':¬,..'2.'^ .,..v.": ._ ..--' ' ` 

LJÃ: L./\.ILJL¿J-\›‹\›\5z<À.\.l .I-.LÀ.LC¿.L, C) L1 (3 Q": O 

A microrregião colonial Oeste Cataripense<xQ 
centrava em 1984, 16.13% da população estadual. 654.613 

habs, .Sendo 221.577 hab. localizados nas zonas urba~ 

Qnas, e, 433.036 nas rurais (IBGE, l982} p. 5). Os grg 

pos selecionados são dois(2) Chapecó e Alfa. Envolvem 

na área 14 empresas. Ambgs pioneinys no OESTE. O 

primeiro na Suinocultura e aves, o segundo, a úaior eo 
operativa de Consumo e Produção de Safita-Catarina.

\ 

.z /// J,

z 

\. 

¡
z

r
1
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Na descrição que se faz sobre os gêneros» e 

setores dos diversos ramos industriais existentes em 

Santa Catarina e os que abrangem, principalmente, os 

grupos empresariais selecionados classificam-se em 

dois grupos a saber: l. Tradicional e Dinâmico. 'Se- 

gundo fontes da Secretaria da Indústria e Comércio, rg 

organizados pelo autor, estariam incluídos por ordem 

decrescente, na matriz. '

V 

1. SETOR PRIMÁRIO." 
' z 

p 

Agricultura 
/z '« ”J Silvicultura 

Pecuária 

2. SETOR SECUNDÃRIO 

' 2 . l”. GRUPO 'l`RZ~\DICIONAL 

52;200 - Produtos Alimentares z 

50,008 - Vestuãrios, Artigos Têxteis 

4a¿oo3`~ Têxtil
‹ 

_ 
38,008 ~ Madeira

:



39,004 
U1 ,!>. CD C) LJ 

® PJ (D (D Lfl 

46.000 

20;001 
57.002 
60.003 
56.006 
58.009 

‹80 

- Mobiliário 
_E,.1.` ' ,J-.¿¬ '" \>'›.›luc\..› 

_- f'f¬v1-v~r\r¬ %\J \‹¿¢L. \l`J 

- Perfumaria ... e Velas' 
~ Extração... de Minêrios 
~ Editorial Gráfico 
- Indústria da Construção 
- I?111n<> 

~ Indústrias Diversas 

2.2. GRUPO DINÃMICO 

35.009 

40.002 

47.007 

34.002 

32.000 
43.001 
41.009 

45.004 

36.005 

~ Material Elétrico, Eletrônico e Co~ 

municação~ 
~ Papel e Papelao _ 

» Produtos Mat. Plásticos 
~ Indústria Mecânica 
~ Indústria Metalúrgica 
~ Química 
~ Borracha 
¬ Produtos'Farmacêuticos e Veterinário 
~ Material.de Transporte 

3. SETOR TERCIÃRIO' 

70.009 

Í _ 

~ Comércio Atacadista 
_ . 

› \

\ r
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80.004 ~ Comércio Varejista 

90.000 ~ Outros Serviços 

Esta classificação visa, de forma explicita, 

eliminar detalhes e especificidades desnecessárias. Na 

verdade, atrás de categoria como "tradicional" e ”dinã_ 

mico"encontram-se universos heterogêneos, que são 'ou 

podem ser agrupados para caracterizar determinados cri 

têrios conceituais. Por exemplo, ramos dinâmicos como 

minerais-não metálicos, químicos, mecânicos, possumnra 

zoãvel participação de extratos artesanais e semi arte 

sanal que têm como caracteristica a baixa produtivida 

de e incipiente tecnologia. Enquanto um ramo tradicio 

nal como a Madeira, obriqa extratos e empresas altamen 

te eficientes e com tecnologia avançada. ÀNão se quer 
, 

' 
' w 

dizer que os ramos tradicionais sejam aqueles que apre
z 

'sentam os mais baixos padrões de eficiência. Apenas 

são os que necessitam de menor produtividade¬ Todoseä 

ses conceitos são usados com reservas, principalmente 

porque está analisando uma economia industrial que fre 

qüentemente irá se comportar diferentemente dos mode- 

los históricos de outras economias. As empresas produ 

toras de bens de consumo imediato, constituem a maior 

parcela do grupo tradicional. E determinante 'deste 

grupo um perfil tecnológico e organizacional relativa~ 

mente simples. Seu crescimento Õ vegetativo, em ter~ 

mos, e muito dependente das alteraçoes de preços rela~
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tivos e do incremento de DA", For outro lado, as IU U1 

indústrias dinâmicas apresentam taxas'de crescimento 

do reduto e da rodutividade su eriores às do cresci¬ 
.

P 

mento do produto industrial, caracteristicamente e,tam 
.. 

bém, nos períodos de expansao industrial normal. l

I 

zDestingue-se das indústrias tradicionais por 

apresentarem uma estrutura tecnológica e organizacio- 

nal bastante complexa, compreendendo este grupo as 

indústrias que inicial e geralmente se expandem via 

processo de substituições de importações._ Essa carac- 

terística da indústria dinâmica resulta: a) No aumento 

da taxa de crescimento do produto e produtividade, e 

b) Na maior participação no agrcgado industrial(wmios, 

F;M. 1968. p; 87 a 89); 
'

' 

/,H,~ _ 

Tais afirmações servem para balizar a formu~ 

lação teõrica sobre os LG 
C`›› TJ eros, setores, e embasar os 

parâmetros de valor referentes ä estrutura industrial 

em Santa Catarina como característica do processo evo~ 
~ - 

lutivo e permitir a extrapolaçao pala os anos If-' KO CO U: Sl' 

1990. _
. 

As colocações do professor Marcondes de Mat» 

tos, feitas há dezessete anos passados se` -confirmam, 

pois, 0 ritmo de desenvolvimento das industrias dinãmi 

cas acelerou e modificou o processo de tiansformaçaoin 

dustrialçe a homogeneizaçao_da atividade economica eo» 

mo um todo. '

`



QUADRO NS? 6 

'l984 ~ Participaçao dos Gêneros Industriais, 

ssfxomâs/GÊNEROS 

Agrícolas e Comerciais (Serviços) nos 

Setores Secundário, Primário e Tercië

~ 

IiÇ>'~'SP¢TDÀ'CÀfl¶U1INA 

N? DE 
EMPS. 

FZ\TURAMT:1\3 'IO N? DE VALOR DO 
1.000.000 $,_z Mmäoos 1 CuM 

1.Setor Primário 
2.Setor Secundário 
2.1.Tradiciona1 
2.2.Dinâmico 
3.Setor Terciãrio 

7.468 
5.368 
2.100 
29.153 

.- 

12.666.131.0 
8.848.093.0 
3.818.038.0 
9.371.552.0 

241.793 
163.711 
78.082 
154.606 

199.909.0 
117.758. 
82.150.2 
145.432.8 

.S 1, 2, e 3 36.621 22.037.õa3.0 480.357 431.722.4 

tros essenciais para a antevisao geral de Santa Cata~ 
Vistas as variáveis que compõem os parãme- 

rina no contexto da Região Su1'(suas microrregiões 

características, os grupos selecionados, gêneros e se- 

tores) passa~se°âs empresas catarinenses, perfil cata» 
¬: 

rinense e as razões da seleção dos 15 maiores grupos 

empresariais no Capitulo 4.

I
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CAPÍTULQ III 

3. SANTA CATARINA - ANTEVISÃO GERAL 

ABREU, Alcides. O Caminho do Homem. `Imprensõ Univer- 
z 

.

' 

sitária, UFSC. 1983. Santa CaLóriná‹* Volumo II p. 

14-17 a 14-21.

à 

IBGE. Sinopse Preliminar do Censo Demográfico. Santa 

Catarina. Fundação IBGE, 1981. p. XIV o XIX. 
/f / -- ' ' 

ITEP/SC. Diagnóstico da Economia Catarinense. IUESC. 

A 
1983. Volume I. p.19 e 20. ›

' 

MATTOS, Fernando Marcondes de. Tempo do Angüsiim Q ig 

U3 (`) porônço. Subsídios para um programa de governo. 
Q . 

Ediçao do Autor. 1978. p. 135, 136 e 83. 

FIESC. Cadastro Indústrial B3/84. iâanta Catarina. F2 

derõção das Indústrias, 1984. p. 128 â 129. 
1

1

f
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Economia CatarinBnSe.~ IDESC, ITEP/SC. Diagnóstico da 

a IS5. '› 1983. Volume III-p. 29 
,

_ 

. Diagnóstico da Economia Catarínense.` IDESC. 

_ 

1983.-Volume III p. 10 a 170.
D 

.MATTOS, Fernando Marcondes. A Industrializaçao Catari 

nensc. UFSC. 1968. p. 87 a 89.Santa Catarina. 

Análise da Indústria de Transfofmação de Santa Catari~ 

na. SDE/CEAG/SC, 1974. p. 102 a 107. 

CEAG/SC. Evolução Histórica: Economica de Santa Cata- 
. "‹ 

. ,, '_ 

. rina. Eatudos das Alterações-Estruturais -Sccuh3XVII 

a 1960. p.4 ' 

.×f ' 

GAPLAN/SC.. Dados Sobre Empresas e Principais Municí- 

pios. 1954. '

Í 

C.N.I.› D Desempenho da Economia Brasilaifa em 1984, 

- e, Perâpebriv@â:para 1àB5._ DE'~ Rfa, 1954. ' 

. .
. 

_ 
- . 

_SÀNTQS, Silvio Coelho dos. Nova História de Santa Ca- 

' tarina.4Ediç5o“do autor. 1974. '

r



z 

'£APíTuLo H



.. __;-mí;

¢ 

H. As EMPRESAS CATAR1NENsEs



4 

U ~. 

86 

'^ Observados os generos e setoresj montüu-se a 

seguir os: '

\ 

.H.l. Os GRUPOS EMPRESARIAI-s CATAR1wENs'Es 

~. 

PÀRÂHE PARA ANÁLISE E PERFI
» 

71 o C/`> r 

Para destacar a importância dos grupos empre 

sariais catarinenses no contexto sõcio~econõmico do Es 

tado elaborou-se três quadros çom informações coleta» 

das junto ao Gaplan e SIC-Secretaria de Indústria e Co 

mêrcio de Santa Catarina; Os parâmetros utilizados pa 

ra analise e perfil são os mesmos adotados para as om» 

-firesas brasileiras no capítulo 2. Posteriormente re- 

fundiu~se.as informações com base nos resultados cncon 

trados ela `escuisa de camao. Rea ru>ou~se àor seto~ 
. 

1 l _ L . 

res e gêneros para melhor visualizaçao da análise glo- 

bal. 

- O quadro n? 7, apresenta o número total de 

empresas_existentes no Estado, nos três setores, engloø 

bando todos os eros~(excluídas as financeiras e de 
xfl 
¶› 

.'25 

serviço püblicol' e somam; 36.621 empresas. O Fatura» 

.mento total encontrado foi de 22.0 trilhões de cru- (zé -J 

,
_ 

zeiros, e o número total de empregos diretos foi de
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480.357. O ICM arrecadado foi de 431 bilhões, 

O item 1 - Setor Primário - somou; empre ~ 
_ 

7
_ 

sas O Faturamento total de 
` trilhões de cruzei~ 

ros, e, gerou É-¬ empregos diretos. O item 2.- Se
v 

tor Secundário somou; 7.468 empresas, sendo 5,368 no 

item Zrl. grupo tradicional, e, 2.100 no item 2.2 gru~ 

po dinâmico. O Faturamento_tota1 encontrado .`foi de 

l2.666.. trilhões de cruzeiros 8.848. no item 2.1. 

grupo tradicional, e item 2.2. ~ Dinâmico 3.818. tri- 

lhões de cruzeiros. Gerou 241.793 empregos diretos, 

_ 

163.711 no item 2.1. grupo tradicional, e, 78.082 no 

item 2.2 - grupo dinâmico. O item 3 Setor Terciário so 
. 1 _ 

mou; 29.153 empresas (comércio atacadista, varegista e 

serviços). O Faturamento total encontrado foi de 

"retos_

Q

4

Q 

_ «

1

I r

í 

9.371 trilhões de cruzeiros e gerou 154.606 empregosém
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Na análise comparativa, gerou~se o quadro 8, 

para rearranjar a correlação de numeros e valores en~ 

contrados na análise global. Ós dados foram levanta- 

dos, setor por setor, empresa por empresa, grupo por 
› ~ A 

grupo, e, estes por setor e generos. ' 

.Necessariamente tevefse que proceder, exclu~
. 

soes, por exemplo, no item 2. Setor Industrial 2.1. 

Grupo Tradicional os gêneros: 38 

~ Mobiliário, 54.003 ~ Bebidas, 46.000 ~ Perfumarias e 

U1 O\

O C3 C3 C3 - Madeira, LU KO 004 

,z 

006 ~ Fumo e 58.009 - Indfistrias Diversas.No Velas, 

item 2.2. H Grupo Dinâmico ~`40.002 ~.Índüstria Papel 

e Papelão, 41.089 ~ Indüstria Borracha, e, 45.004 ~ 
. z. v -` 

Prod. Farm; e Veterinários. 

. 
As razões técnicas para tal procedimento bus 

caram ajustar os gêneros em que atuam os Grupos Empre~ 

sariais selecionados e'as empresas catarinenses, para 
' ~ análise e correlaçao em termos de %. 

SIX 
" 

C/\T.^.?`<1T\IÀ __, 
xl..

¬ ,.> 

O item l. Setor Primário, pelo fato das em- 

presas serem-Ltda.não pudemos extrairinformações.Des~ 

te modo o setor aparece em branco no quadro n? B.. 

, 
O item 2. Setor Secundário, passou 'a somar 

4l27 empresas. No item 2.l. Grupo Tradicional 2l42 - e 

item 2.2. Dinâmico l985 empresas. O Faturamento total
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encontrado foi de l0.398.trilhoes de cruzeiros 7.24ã. 

trilhões ho item 2.1. Grupo Tradicional 3.154. biihões 

de cruzeiros no item 2.2. Dinâmico. Gerou 178.141 mil 

~ empregos diretos, sendo 108.347 no item 2.l. Tradicio~ 

nal, e, 69.794 no item Dinâmico. O item 3 ~ Setor Ter- 

ciãrio ~ passou a somar 29.153 empresas. Faturamento 
vw _ z-‹ 

de 9;37l. trilhoes gerou l54.606 empregos diretos. A 

diferença entre os quadros 7 e 8 vide somatõria no quê 

dro 15, está assim distribuída: 3.000 empresas Fatu~
z 

~ ramento 2.267. trilhões e Empregos Diretos l43.6l0 mil 

pessoas. '
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_. O quadro 
' ¬f - ...-_. ...?...: os.indices miuimos 

Tem por objetivo a
» 

tados pelas demais 

‹.

‹ 

92 

n? 9¡ contêm por-setores e .qêneros 

f . . â.. _, _. _,__. 
C l`{1<.l.'*{l1U.OS f`*.XTZ1Íõl1.0.0S U0 Íflëlpèl IIld.Lll'/Í. 

análise correlativa com os apresen~ 

empresas brasileiras, capítulo 2. 

`.Os.índices selecionados em número de três, 

V constam do projeto de tese a saber: 

al Liquidez corrente 
` b) Grau de endividamento 

c) Rentabilidade. 
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~ 
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›segufido dados levantados, na fegião Carbonifera por Se 

95 

_ 

Montados os padrões para análise dos perfis, 

caracteriza~seà ' `
' 

O ASSENTAMENTÓ GEOGRÃFIÇQ Dos GRUPOS EmPRE% 

SARIAIS SELEc1oNAnos«'
“ 

Os grupos empresariais possuem juntos, no Es 

kado e no Brasil, 181 empresas, assim~äistribuídas: 

SAN TÁ CÍ\'I'Z=.RI NA 

" '~ .f 
'

A Na microrregiao Carbonifera 30 emyresas ou 

21z27% ~ das embresas existentes. Secuem: microrremião 
_ ' 

J -I 

Florianõvolis com 12 emoresas ou 8 das emnresas e" 
1 1. U1 :`_J c~\

3 

xistentes. A microrregião de Joinville conâ38ou 20.95% 

das empresas existentes. A microrrcgião do Vale do Ití 

jaí (BLUMENAU) com 27 empresas ou 19,14% das empresas 

existentes. A microrregião do Vale do Rio do Peixe com 

20 empresas ou 14.18% das empresas existentes, e, A mi 

crorregião do Oeste Catarinense com 14 empresas ou 2% 

das empresas existentes. 

~ Das 140 empresas sediaâas em Santa Catarina, 

toren O Gêneros a situação É a seeuinto: 30 No soror



Primário encontram~se: 

.- 

0.. 

No setor 

52;000 
20.001 
30.007 
32.000 

35.009 

34.002 

›. 

No setor 

. . . Silvicultura“ 
Pecuária 

Secundário encontram~se: 

Indústria de Produtos Alimentícios 
Exrragão e Trat. de Minerais 
Produtos Minerais não Metálicos 
Produtos Metalúrgicos 
Prod. Mat. Elet. Eletr. e Com. 

Prod. Plástico e Químico 
Indústria Mecânica

‹ 

Terciãrio encontramàse: 

Na microrrcgião Colonial de Joinville a situação 
'ê a seguinte: ‹ 

No setor 

No setor

0 U1 \1 Í C7 CD 

47.007 
43.001 
34.002 
32.000

‹ 

w-. 

z.‹ 

No setor 

Primãriolencontram-se: 

Silvicultura 
Pecuária 

Secundário encontram~se: 

Produto de . 

Ind. Prod. Material Plástico 
Indústria Química 
Indústria Mecânica 

› - ^ 

Indústria Metalúrgica 

Tcrciârio encontramèse: 

›‹.

_ 

_. 

._ 

95 

`3

1

2 

2l 

4
.

4

9

1
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l
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70.009 ~ Comércio Atacadista ~ 3 

90.000 ~ Serviço em Geral
~ Na microrregiao Litoral de Florienõpo 

lis a situaçao ê a seguinte: 

No 

NO 

52. 

57. 

No 

setor Primário encontram-seè, 
» ~ Silvicultura 

~`Pecuâria 

setor Secundário encontram~se:
‹ 

000 ~ Produtos Alimentícios 
~

z 

~ ,. 

002 ~ Produtos Minerais nao metálicos 
~ Produtos Extr. Minerais 

. ¢ ‹ 

~ Transporte e Armàzenagens 

setor Terciärio encontram~se: 

Na microrregião do Vale do Itajaí(BLUM)
~ a situaçuo ê a seguinte: 

No setor Primário encontram~se: 

No 
U1 fd 

50. 

48. 

No
z 

70. 

~ Pecuária 

setor Secundário encontram-se: 

200 ~ Produtos Alimentícios AGRO 

008 ~ Vestuärios, Artigos Têxteis
~ ~ Ind. Prod. Min. nao Metálicos 

- .¢ 

.› . A 003 
_ 

Industria Textil
‹ 

setor Terciârio_encontram~se: 
. 

. I. ` ` 
_' 

009 ~ Comércio Atacadista 

- 5 

- 12 

~ 3 

- l 

-2 
-6 
5 3 

~ l 

~ l 

~ 1 

~ 3 

~2'/ 

-ê 
~ 4 

-17 
__ Ou 

~ 2 

* 
1. 

~ 6 

f' __L,

- 2



O 

80.001 - 

98 

Comércio Varejista
' - 1 

Serviço em Geral - 

~ 3 

* .-.z Na microrregiao do Rio do Peixe a si~ 

tuaçäo por gêneros ê a seguinte: - 20 

No setor 

.J 

.z- 

No setor 

52,200 ~ 

42.005 ~ 

No setor 

70.009 ~ 

-féozoao - 

situação 

No setor 

.- 

No setor 

52.200 - 

57.002 “ 

.¢
v 

'No setor 

Primário cncontram~se: 
` 4 5 

Silvicultura - 3 

Pecuária '- 2 

Secundário cncontram~se: - 7 

Produtos Alimentícios ~ 
- 6 

Couros - 1 

Terciãrio encontram«se: ~ 8
1 

Comercio Atácadista - 

~ 2 

Comércio Varejista - 2 

Outros Serviços ~ 4 

Na microrregião do Oeste Catarinense a 

É a seguinte: ~ 14 

Primário cncontram~se: . 

- l 

Pecuãriaí - 1 

Secundário encontram4se: - 5 

Produtos Alimentícios - 4 

Indústria Gráfica ~_ l 

Industria Construção - l 

Torciärio encontramésc: .~Í 7
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70.009 M Comércio Atacadista - 3 

90.000 - Outros Serviços 
_ _ 

- 4 

Segundo_O Quadro n? ll_- Distribuição espa~ 

cial para microrregião, das l8l empresas, l4l estão sg 

diadas no Estado,_ou 77,90% do total das empresas.

z

\ 

‹› 

‹› 

.- 

/ ‹ ‹
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Para uma melhor visualização do assenta ~
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¿ , mento dos grupos empresariais, apresenta ~abaixo, o' 
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mento no Brasil por Grandes Regioes. 
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Segundo O gráfico acima, 181 empresas es~ 

por grandes regiões tem-se: 

Na Região Súl localizàm»se l46 empresas, ou 80.66% 
I ' 

- - 

› 

x .
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das pertencentes aos grupos empresariais catarinensesl 

Senta Catarina com l4l, Paranã com 3, e, Rio Grande do

m5W com-l empresa.
~ Na Regiao Sudeste 1ocali2am~se 16 empresas ou 8,83%

~ 
das empresas que compoem os Grupos Empresariais Catari 

zw .

' 

nenses. Sao Paulo, ll empresas, e, Rio de Janeiro com 

3, e, Espírito Santo com 2 empresas. '
'

~ Na Regiao Nordeste localizam~se 9 empresas ou4,98%das 

empresas que compõem os Grupos Empresariais Catarinene 

ses. Pernambuco com 3, Rio Grande do Norte com 3, Ba- 
'

. 

hia com 2, e, Ceará com 1. 
`

` 

Na Região Centro~Oeste localizam~se 9 empresascm14,98% 

das empresas que compõem os Grupos Empresariais Catari 

nenses. Mato Grosso do Sul com 3, Mato Grosso no Norte 

com 3 Goiás com 3 em resas.
I 

× ff Para úma'melhor visualização do asscntamen~ 

to das empresas pertencentes aos Grupos Empresariais 

Catarinenses, segue~se o mapa do Brasil com a rcspecti 

va disposição por Estado. 
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EMPRESARIAIS SELgc1oNAnos CD :U CZ 'U CD Cí) 

RAzõEs.' 

,- A seleçao dos Grupos Empresariais Catarinen- 

ses foi procedida com base e fundada em critérios eco- 

nômico e financeiro em uso no pais, cujos mais relevan
~ 

tes, dentre outros, sao:
' 

a) 

b) 

Q 

c)

s

z 

- 1 

FUNÇÃO SOCIAL ~ Imagem integrativa do grg 

po na comunidade onde está inserido, ~ob~ 

'fi T 1 _ servadas a signiricaçúo eociai na: a) ge 

ração de empregos (diretos ou indiretos), 

e, b) programas de interesse socie? -do 

municípios e região;
« 

significação quanto ä GERAÇÃO E nfswnlnul 

ÇÃO DA RENDA CATARINENSE â qual se rcf1¢~ 
. z 

te diretamente na formaçšo`do Produto In- 

terno Bruto e Renda “per'cm¢ita", exc1ui~ 

dos os aspectos ideológicos pertinentes7~ 

CANALxzAçÃo DE LUcRos E RECURSOS DISPONÍ-
› 

VEQS PARÃKREINVESTIMENTOS (Gm ampliações 

e expansões) principalmente no Estado; 

. 
- 

.› \
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d) PRQDUÇÃQ DE BENS E sE3vIços.DE3 INTERESSE 

DO ESTADO, País, e, decorrentemente desti 

nados ao Mercado interno e Externo;' 

e) SIGNIFICAÇÃO NA GERAÇÃO DIRETA DE _TRIBU- 

TOS, municipais, estaduais e federais; 

f) A DIVERSIFICAÇÃO COM BASE NO SETOR AGRÍCQ 
e ' LA pecuãria_e/ou Agropecuária, e, 

_ g) CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA Àssrmmàmfiwmo e ez~ 

pansão de micro, pequenas e médias empre» 

sas na regiao ou município sede. 

, 

Na identificação uniforme de cada empresa, 
ul -'sx ` 

por grupo, e outros grupos com vista a catalo ~las 

por microrregião, setores e 'eros, utilizafâc com pg '.Q 
(Q
› 

r. 

quenos ajustes os critérios, em uso, pelo GAPLÃN<wSIC, 

(Secretaria de Indústria e Comércio), inclusive os in» 

dices da Revista Visão Especial de 8-8-84. 

z Os índices adotados, entre outros são: l) Lg 

QUIDEZ CQRÉENTE - Ativo circulante âiviôiâo pelo pass¿ 

vo circulante- Mede a relação de Ingresso e Desembol- 

so disponível no mesmo período de tempo. (Prazo). 2)
ø 

ENDIVIDAMENTQ ~»Passivo circulante mais Q Ezigível â 

Longo Prazo como porcentagem do Total do Ativo. Revela 
7 z 

' 1
. 

qual a %.(porcentagem) de çapiral de tçrceix ~ tomada r`, 
~_/
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4.3. Os GRUPOS EMPRESARIAIS SELEÇIQNADOS
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_ 

A 

I ' 

v Y 
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pelo grupo. 3)~RENTAB1LIDADE - Luoro'Líquido do Exercí .

" 
cio com % (porcentagem) do Patrimônio Líquido. É a for /// - 

_ 

._.
_ 

ma de medir a lucratividade da empresa.
' 

" ” Incluiu-se, também, as variáveis: a) n9 de 

empregos diretos, b) nQ de empresas dentro e fora - do 

Esfiado, c) Faturamento Líquido (ROL), d) Lucro Líquido 

(LL) e, e) Patrimônio Líquido. Todos classificados por 

setores e gêneros. 

_ 

Os grupos empresariais catarinenses por or» 

dem cronológica de fundação são: 

SÉCULO 

1880 - 

Í/-z _ 

SÉCULO 

1935 ~ 

1936 - 

l93B ~

z

‹ 

XIX 
s

. 

. ¢ . 

l05 anos ~ Grupo,HERING ~ Líder Cia Hering Asso 
_

À 

ciadas ~ sede Blumenau. Possui 25 empresas. 

XX 
P3 50 anos ~ Grupo TEKA ~ Líder ecelagem Kuehn~ \ 

rich SA ~ sede Blumenau. Possui A empresas. f” 

49 anos ~ Grupo ARTEX ~ Líder Artex Fca Artefa- \\\ 
. 

, _ 

.
I 

// 9 ' _ 

' _. 

tos Têxteis SA ~ sede Blumenau._Possui 18 empre 

SaS ‹ 

47 anos ~ Grupo TUPY é Líder Industriais de Fun ø 

dição TUPYwSA.~ sede Joinville. Possui l7 empre 

sas.› - '
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1941 

1944 

1945 

1952 

1947 

1956 

1960 

1961 

1941 

na 

.- 

z.. 
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44.anos É Grupo HANSEN - Llder Cia Hansen In- 

dustria « sede Joinville. Possui I\) U1 empresas. 
'

. 

40 anos - Grupo SADIA - Líder Sadia ` Concõrdia 

SA. Indústria e Comércio - sede Concórdia. Pos- 

sui 21 empresas.' 

É9 anos ~ Grupo PERDIGÃO ~ Líder Pergidão. Ali~ 

mentos - sede Videira~ Possui 9 empresas. 

-\ 

33 anos - Grupo CHAPECÓ ~ Líder Industrial e Cg 

mercial Chapecõ ~ sede Chapecó. Possui 8 empre~ 

sas. ' 

31 anos f Grupo SUQABRIL - Líder Sul Fabril ¿ 

Cecrisa SA. ~ se L"* PA Q; (D `:"' 29 anos - Grupo DIFREI ~ ^ 

de Criciúma. Possui 20 empresas. 

_ . _ 
If 

Elnuâ-, *s G.\.ú¿1O EL-íZ`‹.¬NE/GZ`z1I)INSK.§. 1.15192.” Mãix. M C1 

Part. H sede Criciuma. Possui 21 empresas. 

_24 anos - Grupo WEG ~ Lider Elctromotores WEG
/ 

SA - sede Jaraguá do Sul. Possui 7 empresas. 

' 
. 

› 

r: '- 

44 anos ~ Grupo UsATI~PoRToBELo. Líder Ref. ca» 

Malhas L sede Blumenau. Possui 2 empresas. ///
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1 
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- 
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~ .
« 

'tarinehse SA ~ scdc Florianõpolisz Possui 12 em 

presas, e,
° 

1966 ~ 19 anos ~ Grupo COOPERALFA. Líder Alfa Ltda. - 

sede Chapecó. Possui 2 empresas.` 

Identificadas as eñpresas catarinenses e os 

grupos empresariais, em função de setores e gêneros, 

e as demais variáveis passa~se ã ORIGEM e EVOLUÇÃO de 

cada um dos grupos por microrregião no capítulo n9 5.

ø\ 

¡
w 

zz

w

›

‹

I 
¡ 1

1 1 _
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"Ú F71 73 3;, _l.5OU ~ SUL CATAR1NENsE 4 CAê" 

Dlomíclo FREITAS ~ GAIDZ1 C/Í .¬.- /
\ 

›--: 

OS ANOS QUARENTA E CINCO ' 

O CARVÃO E OS AZULEJOS DO SEO "DIUHÍCIU" 
. 1 -

`

â 

_ 
A proposta de VARGAS de colocar o Brasil no 

concerto, nas nações, com a criação da Companhia Side~ 
. 

- - ' 9 

rfirgica Nacional (C.S.N.) e a exploração e distribui- 

ção do Petróleo, traz reflexo positivo para Santa Cata 

rima.. 

A HORA E A VEZ DO CARVÃO CATARINENSE 

; Seo Diomício habilitafse ä concessão de laf 

vra e exploração do carvão em Criciúma. 

'A Cria, entao, a sua empresa de mineraçao «que 

mais tarde vai se constituir no embrião do grupo Frei- 

tas. Dos anos quarenta, 65, investe em aquisiçãoQ H' (7_)\ 

I 
4' 

de terras, expande, a area de lavra e aplica em pecua~ 
› _ _

›
"
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ria, comunicação (rádio) e hotelf 

(`*YT\r'(¬TT*\TITI7\ 
L.)l;l›J\JJ_¡L\ LFX 

OS PISOS E AZULEJOS_DO SEO "NILOÚ

O 0) 32 21 C) Ç) 

. 

. A evolução econômica resultado da '_política 
desenvolvimentista de Jucelino Kubistchek de Oliveira 
e as conclusões infra~estruturais do governo Celso Ra~ 
mos em.Santa Catarina estimulou seoNiloa adquirir 6 
massa falida de uma cerâmica,localizada em Cocal, dis: 
trito de Urussanga Santa Catarina. A fábrica desativa~ 
da encontrava~se imersa em problemas com acionistas- e 
ex~empregados. A produção era artezanal. Para que pu» 
desse pensar em expansao de produçao foi necessarit 
consolidar acerto tecnológico e'de qualidade. De iní~ 
cio veio o "Biscoito Pelado" assim chamado por dispen~ 
-sar a caixa refratária na sua queima. Depois, o precos 
so tocnolögico estava criada a MAGASA - Maximiliano 

rw U) I> Gaidzinsli e Indústria de Azulejos ELIANE. 
O seo Diomício, em 1966, diversificava seu 

empreendimento implantando a CECRISA ~ Cerâmica Criciü 
ma SA. Três-anos mais tarde incorpora a sua organiza~ 
ção a INCOCESA de Tubarão ~ Indústria e Comércio de Ce 
râmica Sociedade Anônima. H

“ 

, 4 

os Amos SETENTA
_ 

A coNsoLIDAçAo Dorpdro CERÃMIÇO 
A , .. z-\' '

`

a
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_ 

- _ Em 1970 a MAGASA ~ Maximiliano Gaidzinski di 
versifica os.investimentos e cria o Frigorifico Sul Ca 
4. .'.¬^.,. un _ 11¬r›‹‹.`*|1|r\/\ 4. 

V 
' 'ø i "

' 

L.ÉÍlr..l.ÀLUx¡SG um ”“ ¡;.L\.1..s›u¿.:\.¿› Ô» agrol-nfiustrla 1LLâ.Ê.[\NhÍ. 

. ~ I 

Em 1971, fortaleceu a produçao de matérias- 

primas cerâmicas criando a MINÉRIOS INDUSTRIAIS DO SUL 

SA ~_(minel). ' 

1 

O grupo Diomício Freitas; em 1972, cria a In 

dustrial_Conventos SA para icação de silos agitado “"hHuH 

res, equipamentos de minas, prensas hidráulicas para 

suas industrias, e suprimento às empresas do setor no 

Estado e Pais. 

gcgygilg investe fundo na sustentação lojísti 
. ú -

_ 
. ` 1 

ca da MAGASAycriando:a_primeiraunidadedm:produçaotmzpi 
sos. Indústria de Pisos SA e as indústrias de apoio: 

-IMECAL F Indústria Mecânica de Equipamentos Imobi1iã~ 

rios SA ~ construção civil; Transporte Cocal SA e no 

setor frigorífico a avícola ELIANE SA ~ abatedora de 

aves. Todas em 1975. 
1 Em 1976, o grupo Freitas, instala na área in 

dustrial de_S5o José, a INTELBRÃS ~ Indústria Telelê- 

trica Brasileira.
. 

A MAGASA conclui a expansão da Zâ Unidade da 
INPISA ~ Indústria de Pisos SA.. Implanta ainda a 

INco1>Iso -` Indústria e comércio de Pisos SA, R@frâf.ã-- 

rios Eundidos e Prensados-ELIANE SA, e, Pecuaria bLIA~ 
NE para criaçao de reprodutores de raça (suínos de cor

› 
'k «Q 4
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te). _ 
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' -› 

o grupo Freitas instala a~DIvLAsA ~ P1ásti~ 

eos SAie Cerâmica Metropol em 1978. 

A MAGASA racionaliza o trabalho de vendas e 

exportação de proflutos cerâmicos e refratârios criando 

a ELIANE, Exportadora e passa_tamb§m a produzir `ScuS 

ôprios impressos; Surge a gráfica ELIANE.oH 

O grupo Freitas investe em Goiás na nova £â~ 

brica e COMINAS » Mineração convênios SA e CEMINA cera 

mica e Hincracáo Nacional Inúfistria c Comercio-que são 

inauguradas em 1979. 

A MAGASA, aplica em reservas florestais
' 

Ã! l Fl 

planta em 1979, a Florestamento e Reflorestamenro Lida 

em Mato Grosso do Sul.
' 

~ Em 1980 cria o setor de avicultura em Forqai 
Q.: O lhinha em Cricifima para expansão _ Sistema do intcqra 

do de aves. 

OS ANOS OITENTA 

Falece tragicamente em desastre de automovel 

o Seo DiomíciQ Freitas.
` 

V 

O grupo Maximiliano Gaiâxinski implaniava em 

1981 a embalagenš ELIANE. O grupo Freitas entra firme 

no ramo de comunicações e implan“a a TP Éldor,~›, ur 

complexo constituíäo âe nove .¢i*_‹lñs Áç eai* 
z-\ 

\f'*. 

â
. C -1 1

z \ O m -

1 › 

(\ V z
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' Em`1983} a MAGASA implgntou no Estado de Esi 

pírito Santo a ORNATO ~ Indústria de Azulejos e Pisos 

z; a TELUS ~~ Mineração Ltda; ' '~
' 

‹ Os Freitas incorporam a TV e Rádio» -Cultura 

ã Rede de Comunicação Eldorado.
` 

` Em l984, a MAGASA implantou a PALMASA ~ Azu~ 

lejos Várzea da Palma SA em Minas Gerais. 

iEm 1985 o grupo Freitas 5 desdobrado em qua» 

tro grandes vertentes: 

Áreas: a) Grupo CECRISA, 

b) Grupo Conventos, 

c) Grupo Amanda, e, 

ld) Grupo Difrei. 

'_/31% '

' 

' o '. ¬ .~ -. 
- 

_ 
-Durante o 20~ Congresso Nacional dc geramicu 

O _ ~ 
e o 25- ano de fundaçao da MAGASA, constatou~se que . 

recuperação do setor ê uma realidade e a sua expansfiú 
~ 

.~- _ 

_

x 

_traz a expansao de outros setores e estes a geràçao de 

empregos e divisas. 

v.

|

.-
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2§297 « LITQRÀL DE.FLoRIA¡ 'otls Õx T 

U S Á T I. PORTOBELLO 

A em resa familiar USATI ~ PORTOBBLLO. cria 
. 

_ 

r . ___ 

da em 1944, ê fruto do trabalho e constância ídoz. seu 
. 1 . 

_ 
. 1

' 

, .l 

principal dirigente..Ele ë a empresa, desde o inicio, 

tiveram afinidade com a área agroindustrial catarinen~ 

,ser Em 1956, duas pequenas usinas do Estado (Tijucas e 

_ J - - _ 
~' r 

‹Adela1de) col1garam~$e para dar inicio a formação do 

grupo USATI.
z 

_ 

Nas duas grandes fabes que o grupo passou, 

_exi5tiu uma só preocupação: buscar a vocação catarinen 

Se G á alternativa para O Seu crescimento. Foi assim, 

quando o titular percebeu que as jazidas de 
l-' ki) `J U) 

*U Qm 
argila existentes na área poderiam levar Santa Catari~ 

na ã condição de importante põlo cerâmico do pais. Es~ 

ta realidade coincidiu com a preocupação da administra 

ção em diversificar suas atividades em áreas de mener 
I,

. 

.intensidade de estatização. Deste mode, surgirem a Ccw
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_ . . 

› _ . 

râmica Portobello SA e, posteriormente. 'a Mineração 
Portobello Ltdav ' - 

, _ 

`Paralelamente_promoveu a implantação defini- 
tiva da destilaria de ool e investiu na adequaçao 3» 1...! O 

tecnolõgica-da Refinadora Catarinense SA.
V 

Recentemente dada a desaceleração.da expan¬ 
são agrícola da cana de açúcar no litoral, com base nu 
ma eštratêgia bem definida criou, em Friburgo, a SAGA 

SA »'Agrocupecuãria e Industrial. Relocou os equipamen 
tos,.homens e tecnologia disponível no setor de álcool 
e açúcar e investiu maciçamente no plantio e cultivo 
da maçã. Uma altenativa agrícola de fruticultura . de 

clima temperado, no Vale.do Rio do Peixe, que propi~ 

ciarä futuramente alto suficiência ao pais, abrindo ex 

celente mercado no exterior. 
,fffl ”' A filosofia do Conselho de Administraçao das 

empresas USATI PURTUBELLU 5 de confiança no futuro do 

pais. Os seus alvos são: a) Mercado Interno; b)GeraçÊo 
de Empregos, e, c)oportunizar as condições favoráveis 
do Mercado Internacional. ' 

,_É política das empresas USATI-PURTUHELLU a- 

plicar de forma permanente todos os recursos no Estado 
de Santa Catarina, exclusivamente. .

4 

Í' Sem perder a característica de empresa de ca 
pital fechado, promoveu recentemente a reestruturação 
organizacional juridica e administrativa de ff- O CL :Ã *I-J L-1 

z 

` 
. ~ 

~

1 cmpreáas do grupo. '

à
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F- É E2 
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Í G, TEKÁ, ÁRTEX, *ÚH1U,' ..._ ...vw ¬ 
.. 

','J_`)" 

;. 

..- 

EZ' % C: ,. 
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A FOÊEAÇÃO no PÓLO TExwIL 

As PIONEIRAS No SÉCULO XIX ~ 1880-

\ 

. A crise econômica que atingiu a Europa no sé 
culo XIX, e as notícias sobre as oportuniöades Q riquo 
zaš da Amërica.<k> Sul, levou o Sr. Hermann Horiug, ú« 
pôs contatos com um senhor de nome WEISE, vinâo do LH;4 

z._A -J 

\`¡ 
›/ 

L..z

. 
Í\ menau (Brasil), levou a rcarrunjar seu negocio na ~~ 

manha e vir para Blumenau. 
"" '- 3* \¬/" dfl-' -‹›- 11 -n \'7^fw~^‹-Y 7 -É f '»›,, ,` ' ---z' ff ~ - c‹ 5 Ê,du`L.£....LO.:›.J L..Lz'›,Ó~.z. U. .«.‹~¡'.¡.L.'_.`._~;l &.'J.L.'I \.: Í!..'. .w.`LL.› Li QL.) Í 

_ ___ 

cio BRUNO e veio em busca de vida nova.na Colônia fun» 
dada pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. 

.Foi guarda; livros, manufaturou cigarros o ..-
, 

chegou a ser dono de um pequeno botequim. Desde sua 
chegada procurou pounar as economias polo; ounhoâ 3' 

I

\Í .~. _ .....«.›. - _ › }_J".iÊ-~._i'~:.Â.Ê'.`‹'1 _ fi '_LL:l'_._'.C!.-11.11.'
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A AUTONOMTA DA'COLÕNIA E AS MALHAS BRANCAS DE ~HERMANN 

E BRUNO HERING. ' ` 

Com a transformação da colônia de Blumenau
¬ 

em município e já adaptado ä região, chama seus filhos 

Paul e Elise para auxiliã~lo. Nesta ocasião adquiriu, 
~ '

\ 

.em Joinville, um tear circular e um caixote de fios. 

Q Em 1880 certo da potencialidade da ~rcgião 

A 

promove a vinda, em agosto, dos membros da familia que 
' o haviam ficado na Alemanha, inclusive do irmão Bruno. 

' A instalação do tear de Hermann HERING, coin 

cide com o surto de industrialização de Blumenau. Da» 

tam dessa epoca a Tecelagem Karsten e a pequena £undi« 

'ção que mais tarde torna-se a Eletro Aço Altona. A lo» 
.-_; 4. ' . _ . , çalizaçao da fabrica de camisas dc Hermann c Biuno si» 

tuava~se na rua l5 de Novembro onde hoje`estão as lo» 

jas HERING. 

z Em 1832 era a única fábrica no Brasil do tc» 
' cido de malha. Frisa~se, também, que quando instalaram 

o segundo e terceiro teares foram obrigados a buscar 

mão»de~o5ra na redondeza,' ' ' 

. A 

_ 
Na primeira expansão, construíram um simples 

rancho de madeira no pátio da casa de máquinas (MASCHÃ 

NEUAUS) em cujo interesse foram colocados os tcares al 
umas mãcuinas de costura mesa orensa mšouina de te~ 

.z« .. ` ` 

cer meios c mesa de corte. ` `
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Mais tarde, adquirem um terreno, ' em ãrea 
äd (3 H" J 

42 çí O 

iro com_forca motriz hi~ 

acionasse os tea- 

Foi o assentamento definitivo_que seria' a» 

crescido sempre de novas alas, com cuidados especiais 

ã preservação da naturezaz “ 

'ø 
'/ I

u 

Em laQ 'O3 (J 'vz Hermann e Bruno transferem parcial~ 

mente parte dos equipamentos para a nova ãreä} Sou fi-
0 

* lho MAX vai se especializar, por dois anos, no setor 

técnico na Alemanha. Nesse mesmo ano foi registrado no 

cartório de Roberto Baier,aComercialGebrueder UERING. 
. f .

' 

Úe 1884 a 1899 a Gebruedcr Hering ganhou es~ 

paço no mercado local e regional. Em 1881 são instala- 

dos os demais 
/,. 

‹

_

O ›C`¬' 

‹- 
_,._. 

:...f. 

.TJ 

'z-U 

~ -

v 

mentos (máquinas de costura e 

" " meias) na rua Bom Retiro, ocasiao em que a família HE~ 

RING passa a residir em casa ampla e confortável. 

Gebrueder,Herinq.em franco progresso;'A empr 
O século XIX chegou ao fim, com a 

¬¬ z-. ›‹ ---__ 'se firmado no mio orando do sul e aleangava 

dos de São Paulo e Rio de Janeiro; 
‹ .

› 

O DESENVOLVIMENTÕ DE BLUMENAU E A GEBRUEDER 

SÉCULO xx

à 

I 1 

No inicio do século trouxe a`oxwan 

Comercial 
esa tinha 
__. .¬..`¬‹~-.__ 
KJIJ 1L\*;J.L L,C‹L 

HERING NO 

sao da om~
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presa na rua Bom Retiro e o crescimento de Blumenau que 

na epoca, completava seu centenário. 

Em 1913, os HERING exerciam atividades indus 

trials, comerciais e bancárias ( 2 e 1913). No perío~ ¡._| O3 V) 

do, os depósitos, pela confiança, chegavam a beirar o 

próprio capital social da empresa. 

No ano da I Guerra Mundial, insLalaram a uni 

dade de fiação que lhes daria auto suficiência na produ 

ção de fios. Esta inovação valeu, em l9l5, o titulo de 

maior malharia do Brasil, 

Y Com as restrições de importação de fios face 

ã guerra mundial, a Comercial Gebrueder UERING contri- 

buiu para a expansão agrícola nacional consumindo o al» 

godão do Nordeste. No dia 28 de setembro de 1915, fale~ 

eia em Blumenau 0 fundador Hermann Hering. A iazco so- 

cial da Comercial Gebrueder Hering foi alterada e passa 

às mãos dos integrantes da segunda geyaç§o.HERING. (fi" 

lêm de BRUNO, os sobrinhos Max@'Curt Hering, e os cunha 

dos Hermann Mue1ler~Hering, Richard Cross e E"”ts Stõãz «_ \... ..z 

K' ×./ a bao 
cu 

A instalação da Usina de Salto em 1915, pos» 

sibilitou novo impulso_â indústria de Blumenau. Foi de 

Bruno Hering a ideia e implantação da rede telefônica 
›~

J 

na reciao. Biuno faleceu aos 76 anos em 24 de acoszo 
Í I' J 

¬ - 
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Cí) 1
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Em 1924, chegava ao Brasil procedente da Ale 

manha o Sr. Paul Fritz Kuehnrich, fundador da Cia Kuehn 
. 

| ^ _.. 

rich SA, atual TEKA. Sua primeira atividade foi como o~ 

perãrio da olaria de propriedade do Sr. Luiz Hoertel si 

tuada na localidade de Ipopava Norte. Um ano mais_ tarfl 

de, casa com a filha deste, Srta. Martha. Dois anos dc~ 

- pois (l926) iniciou atividade industrial por conta prê- 

pria} instalando uma fábrica de acolchoados. 

Em 19 .inclui_@m sua industria a confecção YU \l
` 

de camisas, adquirindo Ó tecido de terceiros que durou 

até l93l. i 

/' 

A QRISI: DE 1929- 

¡~

. 
-_‹¬

\ Trouxe a recessão econômica mundial itando 

várias empresas brasileiras. No entanto, a HÉRING e CIA 

continuou em-ritmo normal de expa¬s5o-dadas as cendi~
¡ 

ções favorâveis,de auto suficiência na produção de fios 

e malhas. No dia lê de setembro de 1929 a Hering e Cia 

ê transformada em S,A« sob a denominação de CIA HERlNG
› 

SA inscrindo~se os filhos e filhas nas atividades da em 

presa. ' 

Da primeira diretoria`da Sociedade Anõniw“
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participaram: Paul HERING ~ Diretor Presidente Max,Curt 
HEHING e Hermann Mueller-HERING é Diretores Gerentes. 
¬._. _, ‹‹v.- . z ___.-- yv‹¬fy¬‹\1~ ¬-\¬f¬_r\ v,¬^¬- ¬¬z-‹¬z~¬rf¬ ~rv›«¬¬›)¬‹\~,z¬ f z .. _ 1 . .. u .- _-1..- 
1'J.Çib VJ..(JLL).L J.`1l.'.‹JI\_1.L\'\:r¡ .LL`¡\J\J 'WLU.|J.'\-›1“.¡.\`\.1 I`1IÍ4¡.\J.l"‹'~J \‹2\\.LLCLJ. L).L(_.";›.LU.t;í1l 

te de Honra) e Walter Wernncr com Diretores. Suplentes, 
Completâvam d Administraçao: Adolfo Pethlg, Felix He” 

ring e Ernest Stembach, respectivamente, como contadory 

administração de fiação e gerente de lojai 
~ ' 

. A incorpoiuçôo 
que confeccionava camisas 
tiu ä inovação no sistema 
çõe$'dada a excelência da 
dutividade e qualidades dos produtos HERI 

.OS ANOS TRINTA 

/Z I, . . 

') . 

da fâbricaókxfamilia Bv 
de malhas em Indaial, 
de descentralizaçao de 
mão de obra; vantagens 

_ 

lzaixit, 

perm i 

confeg 
GITI P IL' (Í)

É 

"',._ Em 1951 a firma individual de Paul Fritz 

KUEHRINCH, empregava 8 pessoas. Nesse ano,adquiriu dois 

teores simples (usados) com os quais pass ou a fabricar 

0 tecido para sua confecção. O pesso seguinte foi tram; 
*-J‹ 

_'C5 

O.: C\ U) former sua àecuena H . I .
_ 

tria em sociedade anônima para
N 1;. ._ _ .f 

' .z:.: _. - - - __ - ootençuo de maior porte e solidez linanceiru. Chemou se 
entägz cia KUEHRINCH SA com Ó capital ihi cial da õóo 

cruzeiros atuais integralizados, em parte, por ele e 

uma dezena de acionistas. 

No pešíoâø de 1934 â 1941 fõi sistematicamen 

te expandida a produção e feita a reorganização interna
I I
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_ _ 
A 

. . . 

da Cia HERING SA principalmente as unidades de alveja- 

mento e.melhoria. "“¡
. 

Durante.a comemoração do 19 Centenário do 
_,

. 

nascimento de Hermann HERING (1935) foi criada a Funda- 

ção Hermann HERING com o patrimônio inicial de 200 cru- 

zeiros atuais, em ações da empresa Força e Luz de Santa 

'Catarina} cujos dividendos seriam empregados no susten- 

to de operários doentes e na pensão de inválidos.

o 

As TQALHAS DE TEÓFILO BERNARDO ZADRQSNY 

~ 

h 

W cA Sociedade Fábrica de_Artefatos Têxteis AR- 

TEX foi fundada em 23 de maio de 1936, tendo ã frente, 

entre outros) Teõfilo Bernardo ZADROSNY; O ramo de ati- 

vidade¡ objetivava'segundo o estatuto original, a fabri 
' 4

› 

cação de toalhas. O número inicial de operários foi .l8 

(dezoito) e o capital social de $ 600 cruzeiros atuais. 

OS ANOS QUARENTA
° 

I 

, 

` Em 134;, a cia KUEHRINCH passou a denominar- 

se Tecelagem KUEHRINCH SA e a marca T.K. ou TEKA. 

A II_cUERRA_MUNniAL E os EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DE 1M~ 

PoRiAçõEs ' 

I r 

. 

' ¡ 

~ . . . _ 
,

` 
. I

¡ 

As restrições äs importações impostas no de-
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correr da segunda guerra trouxeram vários, transtõrnos 

'ara obtencão de mâcuinas ~e*as e'flrinei-almente de a~ 
, 

x _ 
_ 1 

, 
z â P _ 9 V 

--.."!Y- .__ "° _!..- gulllam . .up eu Ç\ ¡_‹.| 
(__- 

L.. 
1,:

. _ _ z---....._1- ._...... .` 1 .... .:|1._... ,-.¬ ^ cl e. . ..; ..._ n V. -rn _ . IQ \¢L)1.l\..\J¿J.|.CL\.LC.¿ iJ\J.L \.z -L-J.. .'..\.Ll\«lJ.€;5J.¡ kiu. 

conseguiu fabricã~las em Blumenau. 

De 1941 a 1945 a meta da Cia.HERING foi a as 

sistência social. Datam da época, a instalação de coope 

rativa, creche Hedy Hering e ambulatório médico. Em 

1943 adquiriu em Sao Paulo, uma pequena malharia . que 

passou a fabricar artigos de esporte eide moda. No- ano 

seguinte, com‹3 resultado da expansão, foi transferida 

para o bairro de Belenzinho, se constituindo na filial 

de São Paulo para aproximar a HERING do seu maior merca 

do consumidor. Dois anos mais tarde~foi reorganizada a
u ~ . - 

direçao geral “_ 

I _, A Tecelagem KUEHNRICH instalou seu próprio 
f/ /' .

z 

setor de fiação e passou a obter auto ciência na UTC .Wu 

produçao de fios de algodão. 

AS.coNFEcÇöEs DE CAMISAS DE PAULO ‹ 
._ 

J 
- 

~; 
__. 

r” z*-I U) -T) 

L 
_ 

| 

` ` 
~ 

_ Em 1347, o SrÂ Paulo FRISQHE considerando 

os fatores favoráveis de pôs-guerra e as oportunidades 
'existentes em Blumenau,.com o assentamento definitivo 

do pólo têxtil criou a SUflFABRIL pequena indústria des~
~ tinada â confecçao de camisas.

z

z 

CJ O N primeiros anos da SUHFRERIL foram 'zr Oz 'N _/*
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› . z 

- - ~ tinados ã aquisição de imõveis, ~ e renovaçao JJ É; 'U ,-1 |,.|. SJ 
-IO 

9-'2O 

de máquinas, equipamenkos e ckpansão do parque fabril. 

OS ANOS CINQUENTA- 

Em fins de 1950, se desmembra da Cia _HERING 
a seção de atacado e varejo da rua l5 de Novembro dando 
origem ãs Lojas HERING sob a direção de Erich e Guenw 

ther Stembach. - 

¿ 

' A tecelagem KUEHNRÍCH atingiu progresso sig~ 

nificativo, tanto em qualidade como em quantidade de 

produção, e consegue o equilíbrio econômico e financei~ 
, _ . ¢ 

ro. Em 1952 o capital social alcançava 6.000.000 de cru 
zeiros antigos.Í 

_
, 

' ~ 
4 na No ano de 1953, a seçac dc meias da Cia« HE» 

.‹' -z" ' 

RING, se incorpora â firma especializada'nesse tipo de 

artigo do Sr. Júlio Froesclin, dando origem às meias MH 

RING SA. ~` 
5 

A

~ 

,_ Em 1954, a HERING comemorou ÍSÇ anos de fun- 

daçao. , ,

'

4
‹ 

os Anos SESSENTA

z 

_ 
A década de 60, para a Cia HERING SA, come~ 

çou com inovação. Antecipa~5e ã legislação e abria o ea 
1 1 I 

- z v pital, até entao, exclusivamente familiar.

à
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. _ , . 

-A Em 1961 a ARTEX ao completar 25 anos _gerava 
mdfil empregcs'dirctos; ccupava_uma área fabril de 75,383 
m , suplantava a casa de * de metros lineares šâ H H' [...J x Ç.o 

de tecidos felpudos e o capital social atingia 268 mi- 
; vv 

- lhoes de cruzeiros antigos. '

é 

:pf ' 
» Por outro lado¿ a SUQFABRIL ocupava uma par;

‹ 

.cela ponderãvel de mãofde/obra¡ reinvestia seus lucros 
infra~estrutura-produtiva na expansão do parque Hi Q) G.. H |_ú. |""" s 

e inovação tecnológica que perduraria por toda a déca- 
da. - 

` 
' ' 

H

' 

- 
p A Fábrica de Artefatos ARTEX SA, em 64 mudou 

a razão social para ARTEX SA Fábrica de Artefatos Têx~ 
` teis. Inaugura junto ao parque industrial nova cantina 

Í_ para 400 refeições diárias. Instala escritórios comer# 
ciais nas praças de Sao Paulo e Rio de Janeiro. ' -~ 

z' Z ' 

. 
// .Iy › 

. . /
› ,, À,f'4,z Y '

' 

__~..,e».-./- ~ .Em 21. de setembro ae 19*-66 houve a' primeira _)./, .~ V 

N 

. 

_

. 

. integraçao de empresários de Blumenau para investir no 
Nordeste com inventivo do governo_federal. Surge a TEC5 
'NOR (Têxtil Catarinense do Nordeste).Posteriormente com 
'_a retirada dos demais acionistas, passou a cia HERINC 

_ 
» _. \._ .. _ . a deter o controle acionario; 

_ 
A 

A TEKA - Tecelagem KUEHNRÍCH SA passou a ser' 

. empresa de capital aberto por autorização do Banco Cen- 
tral do Brasil. «A 

A 
l 

' ' 

'
H 

. 

_ 
Em_l968, ë formada a Fundação TEÓFILO ZADROÉ 

_ .-~ ›~ 
. . - 

_ .' 

NY, mantida pela ARTEX°para prestar serviços assisten- 
_ . _.. A

.

à 

'...¡›;`;‹_ 
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I I 
' Q u Õ 

I 
ciars,_culturais, sociais, e, desportivos_aos funciona- 

. _ _ _ .\_ - 

' rios da em resa, familiares.e servi¬os beneficientes de 
_ 

. 
, 

2 - 

. . . . . 

-' ordem geral ã Comunidade; Dois_fatores säo relevantes a 
. 

' _ 

evolução da ARTEX: a) Criação dos escritõrios regionais 

fem Curitiba e Belo Horizonte e b) Criação da filial pa- 

ra fiaçao em Sao Jose dos Pinhais (PR) cuja inauguraçao 

deu-se em 2l.de maio de l970. '

\ 

OS AN_OS SETENTA '

o 

_ 
VAfCia HERING lidera um outro-grupo de empre- 

~ sãrios do Vale do Itajaí e efetua seu primeiro investi 

-mento de porte fora do ramo têxtil, implantando a CEVAL 

›~ Agroindustrial S.A., em Gaspar (SC). Historicamente 
\ _ 

. . 

iniciava o processo de diversificaçao econômica na re- 

. 

“v ãob/até então, concentrada nos têxteis e arfetatos. \Q 
|..:. 

I 

_.- -.›› ›,/ . 
_ . . _ _ 

. 

_ › 
-f 

_.. l ,flzf I 
_ ' A 

. 

1 ‹ 
~ 

E
› 

. ,_ . , , - 

Q/ff”/< '_ 
" A sUrÊABRIL, com Pauloeníscñs em meados do 

l970, criava e antava a SULFABRIL'~ Nordeste SA no 
, . 

- _

- 

¡,.›. E 'U F-' 

estado do Rio Grande do Norte, tambem, no gênero do ves 
` tuãrio_e artigos têxteisz_ 

_ Em l¶7l ë constituída a 'rimeira diretoria 
._ ' 

z 

V 
P 

. . 

` executiva da TECANOR com o.sr. HANS PRÀYON - Diretor 

`Presidente, Haiz Juergen HERING - Diretor`Superintende§ 

te e Ivo HERING ~ Diretor. 
` `; ' 

'

' 

ø ~ _ 

' 

, 

V 
_ A diretoria da ARTEX no dia 13 de fevereiro 

x' › ~_' ,›_ ›.* .

- 

' ` ' 'uno \ _, _ 
._ 

‹ 

_ 
de 1973, aprova plano para incorporaçao da mais antiga 

1. 

¡ À

\ 
' 1

eu
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empresa de Blumenau, a Industrial GARCIA, cujo rr- m› > rf P. H 

parque fabril era limítrofe ao da hRTEX_ ,

7 

‹ ~ _, .'_,_ 
` O processo de incorporaçao durou lz meses. 

” _»A TEKA - Tecelagem KUEHNRICH implantava fi 
lial no município de Arthur Nogueira regiao algodoeira 

de Sao Paulo. ' 
` ” 

_ 
p 

No dia 15 de março de 1974, a ARTEX inicia~ 
`.va plano de reforma e expansão dos parques fabris que 

duraria dez anos. Previa a unificação de ambos GARCIA 
' e ARTEX, inclusive das vias e logradouros públicos em 

tõrno desses prédios.
' 

_ 

_ À TEKA adquire uma usina de beneficiamento 
_

\

~ -de algodao no.município de Assaí, Paranã. Também, re~ 

gião algodoeira., "' 

~ íÍ*~f”/'I - .'
_ á”Í1i>>f“" ' 

_ 

- 
' 

.

f 

A CRISE Do QETRÓLEO 
_ 

\ 
_ 

`
‹ 

. z 
. 

-' _/ ' 

. 
`

. 

_ 
, 

De 1974 a 1977, a política do governo fede~ 
_ 

.f . . 

À

_ 

` raljface aos custos elevados de importação de petróleo 

provoca retração de investimentos ao setor têxtil. 
. ~ 

_ 
' 

. A Cia HERING SA consegue manter sua posiçao 
= de'destaque na economia brasileira, graças ao processo 

~ 
_ ~ ' '

- 

de modernizaçao a que fora submetida em_anosr anterio~ 

zres. Simultaneamente deu continuidade ao processo de
I 

* ea _¿'verticalizaçao com.a constituição, em 1975, da FIBRA~ 
. , I ¡ 

. _ 

A 

NOR - Corretagens c Representações Ltda, que passou, a 
. ‹ 

-
'

‹
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¿ 
_ .‹. _- 

- .

f 

coordenar a aquisição de algodão`para TECANOR e Cia_H§ 

RING. Í ' 

_ 

' 

f 
-` 

_-p 
L 

. Data deste'periodo a reformulaçao nas prin- 
° ~ . Ç. 

cipais funçoes da empresa, que desde a fundaçao eram 

, executadas¡ em grande parte por membros da família de 

passaram a ser entregues a profissionais. ' 

` 

`- _*' Em 1976, a TEKA elabora projeto de expansão 

para implantar unidade fabril exclusivamente a confec- 
«- cao de roupas de cama junto ã filial de Arthur Noguei- 

' »ra'(SP). " Q 

- 
. a

, 

_ . 

. 
A Cia HERING na área de comercializaçao im-

z 

_ _› .›
_ 

planta sua própria equipe de vendas quesubstituirmnos 
_ A . 

~ representantes autonomos. Essa equipe veio a completar 

a atuaçao das empresas controladas: Comercial JOTO SA 
/" f " c 'If 

Í ' fg/ O 
-- ,z ‹ _ ,_

~ 
;;do Rio de Janeiro, Cia Textil Santa Catarina de Sao 

Paulo_e Lojas HERING SA em Blumenau (SC).Inclua-se tem 

bém a Garema SÁ Malhas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Acrescenta-se, a transformação das meias HERING SA na 

-OMINO-HERING SA - Confecções, recentemente incorpora- 

da â_Ho1aing ¢o¿tro1aâørà." 
' `

_ 

› ' . . 

z__. - ‹ , _ 

Í p' Ainda¿ no ano de 1976, a SUDENE (Superinten 
..' ,_ 

. ,_ ' 
- 

'. 

dencia do Desenvolvimento do Nordeste) aprovava proje- 

toƒpara implantação em Paulista no Éstado de Pernambu- 

co da HERING NORDESTE SA - Malhas lideradapmd¿xHERING/ 
/" _ _ 

` 
_ _ f

) . 

` ° '-. .‹
n 

TEcANoR.'^ _ 

‹¿ A

‹ 

' 

p 
No dia 7.de junho de l978 foi inaugurado o 

¡ _ 

_ 
- 

_ 
_. . 

. _. 
_ `

_ 

C'
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- _ _ 

- _- - z _'- `
_ 

centro de Qualificação Profissional da ARTEX, a área 

de Relações Humanas, Construção de três novas porta- 

,rias (vestuãrios, chuveiros e outras comodidades)~e dg
~ plicaçao da cantina. (refeitório com moderníssima cozi 

nha); "L A_.1_ _ _V¿Jzpz' 
u 

¬ _' Az» ~iA 

' , - 

_ 

A SULÍABRIL promoveria verticalização' da 

produçao na microrregiao de Blumenau.
` 

, . . 
_

_ 

OS ANOS OITENTA 
‹› 

Em 1980 a Cia HERING ao comemorar 100 'anos
A de existencia tinha capital de $ 692.003.538.00 cruzei 

ros¡ área construída de*99.l10 mz, ll.000 empregados e 

faturamento de 27 bilhoes de cruzeirosz 

,,/“},f// - A TEKA, em agosto do mesmo ano, com incenti 
_ /// ¿ _

z 

';V6s fiscais adquire o controle acionário' da' empresa 

NATECIÀ Cia Íêxtil de_Natal (RGN). Paralelamente, ini~ 
. -._ ‹' , . 

cia a expansão da-filial da Arthur Nogueira com área 

projetada para produzir 1.379.250 m2 de tecidos felpu- 
x¬. , 

-. 
dos por/mês. Tal projeto foi aprovado_pela BENPIEX com 

, ,, _
_ 

previsão para término em l983.~ ' 
~ ~ 

' 
. 

- . 

_ 
A'ARTEX, também em 80, constituía a ARTEX 

SA Têxtil Nordeste, para a produção de fios, tecidos 

lisos, felpudos,"tinturaria e confecções.
_ 

`
_ 

_"l ~ Ao terminar o.exercício de 1980, a ARTEX_SA 
I' '.,' rf _

' 

produzia: aã 23.988.000 mz de tecidos,¬b) 1l.909.00 kg

\ 

×› 

f¡4r
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de tecido de sala (pano) e l3,83l.QÓO de fio. 

_ 

g O segundo sëcülo da Cia HERÍNG SA se inicia 

na verdade em 1975, com a expansão de base da Agroin- 

dústria com a CEVAL e assentamento das atividades de 
4» ' ~ 

produçao de soja, na.regiao sul (Santa Catarina,_Para- 

nã e Rio Grande do Sul)J Além da infra~estrutura de es 

coamento em São Francisco do Sul, Comercial como TRADE 

no exterior e meios de transportes próprios liderados 

pela SOYA. Todavia, a CEVAL nos anos 80 nao ê somente 

soja; Através da Seara Industrial SA ê responsável pe- 

la produção, abate e comercialização de suínos e aves 

com unidades instaladas em Seara, Xanxerê, Itapiranga 

todas no oeste catarinense.
' 

~ 

z _. A segunda vertente importante do planejamen 
- _. .

~ 
tp estrategico da Cia HERING, de menor proporçao resi~ 

ri/ _.- /. _ 

fridefna ârea.de Comercio e Serviço, este,filtimo com o 

complexo PLAZA HERING, hotéis. 
I 

- . z / 
‹ 

_

_ 

> .»‹
, 

A TEKA, em 1983, concluiu o projeto de Ar~ 
n 

' /
_ 

thur Nogueira. 'z 

z A ARTEX, com TRADE no exterior, diversifiça 

seus investimentos assumindo controle acionâriock:CRIS 

TAIS HER1NG SA-de Blumenau e ADMD ~ Participações do 

Rio de Janeiro. ' " 
` 

.- 
'

. 

z . 

' 

A SULFABRIL investia na verticalização do 

processo de produção,_segundo.a idéia do fundador Sr. 
~_ _, . . 

I 

. ,. '.. 

PauluFRÍZCHE. Í 

.` w 

› o 

1.._,
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__H *. 
i` Em_l984, apõs duas grandes inundações nas 

dependências da TEKA (matriz) investe 'dez bilhões ide 

cruzeiros em obras.de proteção contra as cheias para
~ continuar na regiao. No mesmo período para atender com 

promissos internacionais adquire o controle acionário 

da Malharia INDAIAL SA._
~ 

` 

__ _ 
Apõs dez anos, a ARTEX consolida a expansao

z 

física e_a racionalização de produção iniciada em 1974 

com a incorporação da Indústria GARCIA. Segundo dados 

de Balaneo em 84, a ARTEX tinha capital social de
~ 

56.850.984.00. Produçao de 33.634.000 metrosz lineares 

e área construída da sede de l6l.O46.8O m2. A segunda 

maior do mundo no ramo têktil em area contínua. A par~ 
' 

'› `, 

tir de lÇ.de Janeiro de 1985 concluia fase da implan~ 

tação/da nova estrutura administrativa, jurídica e_in§ 
zf 1 ,z' . z' ...NZ - 

:, ×”titucional. (Extraído do texto elaborado pelo Dr. Or»
\

v lando.F. de Mello. Abril, 1985. p. 1 a 3). 
.___ _. 

_ / . 

. 
z _/ _

‹ 

- 
. A Cia HERING e Associadas depois de contrg

z 

lar custos em 1981, para fazer face ã inflação eleva- 
\ .

- 

5 

›

' 

. _.. ,., _ 

da e realizar as inversoes de expansao para verticali~ 

zação do grupo,=iniciava em 1982 a operação, integrada 

da HERING Nordeste SA - Malhas com poderâvel aumento
~ de produçao e vendas,-Em 1983 promoveu substancial mo- 

' 
. 

f _ 

'

- 

4» ,_
' 

dificaçoes na estrutura do grupo Textil HERING ressal- 
¡

.~ 
tando sobretudo, a reduçao dos custos operacionais e 

- 
I' .._""A f. 

` 

_ 

-- 
centralizaçao das atividades: administrativa, financei

s 

mz

i

$ rw- 

1._ 

_

.-
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ras, industriais e mercadolõgicas. (HERING, Ingo, 

LBÕDI- ' 
' 

^ 
'

' 

_ 

Assim deu-sc a origem e evoluçao dos peque- 

nos empreendimentos familiares de Hermann e Bruno -HE~ 

RING, Paul Fritz KUEHNRICH, Teõfilo B, ZÀDROZNY G Paul 

FRISCHE pioneiros do põlo.têxtil e agroindustrial ida 

regiao cujas matrizes das empresas dos quaLros grupos 

apresentam‹s@ ¿seguir,Íintercaladas com fotos das mais 

importantes.empresas.
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f' os PIONEIROS No NoRTE_cATARINENsE 
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As coNExõEs HIDRÃULICAS DE ÀLBANQ SCHIMIDT 

'”7"j 
z A Fundição Tupi iniciou suas

› 

atividades em 

` 9Í938¡ com a produção, em pequena escálá¡.de conexões 

hidráulicas de ferro maleävel. Foi na ëpoca¡ um marco 

,no Brasil e América Latina. 
' U 
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A os Amos QUARENTA ~ 

_

o 
. =.- . .Â-› . . z 

V * 
- 

. .° 
,_ '. W' - 

' › 

' Dois-anos e meio depois da criacao das TUPY, . ' 

_ 

_ ä 

_no dia 2 de Janeiro de l94l¿ João HANSEN Junior, ini- 
ciava as atividades da firma individual Fábrica de Pen 

.tes de Chifre "TIGREÊ na esquina da rua Anita Garibal~ 

.di, com a Porto_União em Joinville, Eram ao todo sete 
empregados. Em 1944, seo João alterou a razão social 

~
' para Joao HANSEN Junior e Cia. Paralelamente, entra na

, 

.fabricagao de cachimbo de madeira com ponteira de chi~' 
, fre. Cinco anos mais tarde em 1946, efetua nova altera 
- ção da razão social. 

`_¡ 
_ Nascia a SociedadeÍAnõnima Cia HANSÉN Indus~ 

, trial com onze acionistas .e uma capital 'social_ de 
\ 

l.OO0.00 cruzeiros atuais. Nos dez anos seguintes,- a ,Í .«^`,- _. ' 

. ~ -' preocupaçao foi com o processo de produçao e a conquis _ _ 
__, 

I __ __ __/ 
\ ` 

` /. _.. , .I/i/W, _ _ _.. __ z-“Qt” ta de Mercado. ' / 
_ \__v_ ' 

' z/ ~._ z z 

OS ANOS CINQUENTA 
¡ _ 

1. 
m 

~ 
›

_ "A Cia HANSEN, em l952¡ iniciou a fabricação 
de mangueiras de PVC flexível. Também; com a marca ` 

Í 

' 

.
_ 

« PTIGRE"¿ 
A 

›` 

V 

_ 

A Fundição TUPY SA, com o aduento da Indüs~ 'W M. 
_tria automobilística no BRASIL, passou a produzir auto 

1 . ` 

, f peças,sob encomenda,_empregando tecnologia prõpria.Com “ v , \ '

1 
,› - _ " › " ' 

-

.
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' 

- 
" -` ` 

' H ~ _ mercado promissor ' o processo de expansao da pro ya. Ç O ¡..‹ (D 

dução, instalação e técnica de fabricaçäo_inovadora. ~ 

1 
Em 1958, a Cia_HANSEN, passou ã produzir_tu- 

bos roscäveis da PVC, rí ido e um ano de ois, in ressa 
_ _ 

. 
9 

p
_ 

va na linha de conexões de PVC, rígido. ' 
' 

`
' 

os 'ANOS SESSENTA ` ' 

OS MOTORES ELÉTRICOS DE WERNER, EGON E GERALDO 
' _ 

. _ _ 

of > 

«_ , . 

zu ,. . 

` 

_ 

~ A constituiçao da EleLromotores.Jaragua Ltda, 
em 1961, foi baseada num trabalho de pioneirismo e ar- 

rojo empresarial. Para sefter uma`idëia, o capital so- 

` ~-cial dava, na época, para comprar_três.WOLKS. Os fato- 

res de assentamento da empresa na microrregião de Join 
,.› __. . 

. 
f/ z-"/- v 

-«~ j ,villa foram muito empíricos. Exatamente por râsidirem
Z 

na região,_tanto, Egon João Silva, como seus dois sô- 

ciosš Werner Ricardo que tinha uma oficina de concerto 

de material elétrico, em Jaraguá do Sul e Geraldo. que 

trabalhava com o pai numa oficina-em Joinville. Jovens 

perseguem a'idëia de iniciar um empreendimento voltado 

ã fabricacao de motores. Na época o setor era liderado 

por indústrias como: a) ARNO, b) GE, c) EÚFALO e d)BR§ 
' 

` 

› ' 
. _'

. 

SIL. Jaraguá do Sul se'encontrava numa situaçao difí~ 
.ú - ` 

‹ 

` ~ cil..Havia problemas de estradas, comunicaçao e de in- 

fra~estrutura. Um dos fatores positivos foi a mão~de~ 
z v. 
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¬,› ~ 
.. , 

obra local. Ela permitiu aos fundadores da Elctromotof 

.res Jaraguá Ltda lutar contra as~adversidades da épo- 
i 

' .- . - . 

`
' 

É;1 ca. O objetivo meire e unico) da Eletromotores Ja-

4

\
× 

z na

r

ú

› 

rašuã Ltda, mais tarde, Eletromotores WEG SA foi a fa~ 

bricação de motores elétricos. O nome WEG ê formado pe 
las primeiras letras dos nomes dos fundadores; Werner, 

Egon e Geraldo; f ~ 

'»'
- 

` Em l964 a HANSEN promoveu a construção do 

seu complexo industrial na esquina da Rua Xavantes com 
`o Ottopar Doerffel. Ocorreu, também, a diversificação 

:das unidadesi a) fabris, b) apoio e c) sustentação. Da 

.ta da epoca a criação da Transportadora RODOTIGRE SA e 

-o início da `c1PLANoR'1¬E ~ cia I-ndustriàl de Plásticos 
¬ . 1- '

\ 
,

. 

fábrica em Recife, no Estado de Pernambuco, para produ 
- 

_ 
\ . 

- _ 

ção de tubos PVC, rígido cuja produção começouem1l965. 
.f 'Crfõu a Sociedade Esportiva e Recreativa TIGRE. Em 

` .,-- - . 
' f 

W J z-ø.),×/ - 

' 
~ .

' 

1968, implantou a Holding JHJ - Empreendimentos e Par~ 

ticipações. Administradora de Bens e Participacões So~ 

_cietârias. , z 
_ 

_ _ 

' ` 
u 

A WEG iou, em 1968, a sua evolução efeti PI. IJ 1.1. O 

va, apõs-viagem dos três fundadores ã Europa e princi~ 

,palmente ã Alemanha, onde sentiram.a necessidade V 

de 
_

1 
n ' . _

_ 

atualizacao da empresa. Inicialmente, sob o aspecto 

tecnológico, passando a padronizar e egtafid¿rtizar os 
,, . °

' 

produtos que até entao eram fabricados de forma empíri 
, _ 

- ‹ 
- ~\ 4- 

ca. Isto, envolveu.a aquisicao de um pacote tecnologi- 

1 ~|
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co (desenhos, especificações de motores etc.). Feita a
~ aquisiçao a WEG passou'a absorver e desenvolver a tec- 

~ nologia, simultaneamente. Paralelamente, foi elabora- 
» do um projeto de modernização do parque fabril, aprova 

do posteriormente pelo BNDE. (Banco Nacional de Desen- 
volvimento Econõmico). Na ocasião foram feitos- conta- 

__tos com fornecedores de máquinas e equipamentoS_visan- 
~ ' 

‹
` do dotar a empresa de uma ferramentaria '(Departamento

~ ^ Mecânico){ Aparelhos de metrilogia para a introduçao 
l 

do controle de qualidade e equipamentos de produção me 
'- dernos para a época. ° 

_ -

d A HANSEN, implanta.a CIPLACENTRO - Industria 
. 1 

_ 

' '
- 

A 

e Comércio de Plásticos Ltda, no bairro da MOOCA em 
\ 

` Sao Paulo. Q' ' 

‹ ' 

-

, 

| ø 'Q 
//¿;%//l 'A Fundiçao TUPY SA amplia a produçao e diver 

»~;;×”""s1fica dentro do setor. Alem da exploraçao da indus- ,-fZ^ \_ z 
. 

'H
_ 

à 

tria metalúrgica, fundição_e mecânica, a fabricação e _ I - ._ ›¬ 
- _/ ‹ ¬

. comércio de conexões metálicas, peças fundidas para a 
_indfistria automotiva, aplicação eletrotëcnica e ferro- . _ ‹¡ 

. 
_

' 

viária, blocos e cabeças para motores, ingressa na ati 
' vidade de isolantes térmicos no setor plástico. 

_ .~

\ 
_ , _ _ 

av 

'

š 
u 

_
‹
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. 
_ 

_ _ ,_
_ _ 

_ _ 
_ __ - _
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¡ 'os ANOS SETENTA - - 

_‹ I _ ., 
- Í

J

I 

Á_ . A TUPY diversificou a atividade,-alem de me- _( ~ 

' 

~` 
. 

' - .` 
, 

- ' ~. ~

I 
. 

.› 
V. 

_? - talürgica e Plástico ingressou no'ramo da Química 
_ 

e ‹ 

- 

-_-: .~ -

z

\
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consolida o setor Metal Mecânico. 
. . _ _ ` 

. 
ç _ 

_`, A Cia HANSEN,.diversificou e horizontalizou 

sua produçãoÇ Em 1970, começou a fabricar tanques em 

PRFV (plástico_reforçado com fibra de Vidro) marca TIf 
'GRESTARK. Dois anos mais tarde, implanta a HANSEN Mã- 

quinas e Equipamentos SA para fabricação de equipamen* 
tos`para as associadas do grupo. Em 1974, instalou' ea 

primeira empresa no exterior. A EXIMPLAST Corporation, 

N.Y. (Ney York) para importação de matérias primas e 

-exportação de produtos acabados nacionais. Seguem~se a 
z . 

- . 

.CIPLACENTRO ~ Indústria de Plásticos Ltda, em Rio c1a~ 

ro (SP) para fabricação de tanques reforçados.Em 1975, 

a BRASTRADÉ sucede a EXIMPLAST = Exportação Ltda; A 
.` v 4

_ 

instalação da primeira subsidiária na América Latina 
iše/em 1976 no Êaraguai com a constituição da TUBO~ O4 (D 53 /id,-' 

- 

' 
- 

‹ / ' 4 

'”' PA3 ~ Tubos Paraguaios. $.A.I.C.I. que começou‹flnl977, 

com a.fabricação de/tubos PVC, rígido TIGRE_empresa cg 
'z -_ 

ligada. Em 1978, na Bahia, no pólo Petroquímico de Caë 

maçarí, começaram as obras da tubos e conecções TIGRE 

do Nordeste SA. Beguiu4se a PERFIS PLÁSTICOS SA, em as 
sociação com a HOCHLENTNER ges; m.b.h¿`da Áustria e re 

~ ~ ~ ' 

locaçao, expansao e construçao da nova fábrica de cone 
iões de.esgõto de PV¢¿»rígido. (EstradaIBR 101 ~ Join- 

ville)z _

'
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~ ' ~ 
V A Fundiçao TUPY SA busca a consolidaçao di- 

`versificando e promovendo inovações tecnológicas nos 

," setores: Metalúrgico, Mecânica Fina, Plástico e Quími- 

ca. ~ 

, 
_ 

A
- 

p 

~"A Cia HANSEN Industrial implantou, em l98l, 

a_J.H.J. ~ Agenciadora de Seguros SA com sede em Join~ 
'- Ville para agenciar os seguros contratados pelas empre 

_sas do grupo. A J.H.J. - Corretora de Seguros com o ok 
"jetiv 'de administrar e efetuar a corretagem de Segu~ 

`ros. No mesmo ano, adquire 50% do capital votante' da 

*COPAMO ~ Consorcio Paulista de-Manomero SA com partici 
\ \ ~ ' , paçao diretiva na empresa. Surge, tambem a ,BRASIVIL ~ 

Resrnãs Vinilícas com sede em São Paulo_paraA produção 
'.× /' 1 af” ,/' › //_, . / 

¿‹fÍÍ* 'de matërias~primas plásticas. Ainda, em l982, esboçou 
` 

` a constituição da HANSEN - factoring ~ Sociedade de Fo 
_ f ' _ 

' mento Comercial Ltda, para exercer no futuro ativida- 

des prõprias de "factoring" do grupo. Objetivando a me 

lhoria das condições e~desenvolvimento do transporte 

gaêreo, adquire a ORION - AERO TÁXI Ltda, com sede em 

` .Florianõpolis. Renova a frota imediatamente com a aqui 
n à -

I 

. 
' 

'
. " siçao de aeronaves a jato. Incorpora, em.seguida, a Cl 

` _PLAcENTRo # são èàulo e cia HANSEN Industrial; As ati-. J; 
~ 1 

~ vidades industriais e comerciais passam a ser exerci- 
,I . 

' 
. . 

_ 
| . ._ .

› 

- das'pela TIGRE SA.' ' 
a 1 

*}, ~ ›*›‹ 
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A A. O grupo HANSEN iniciou a montagem do Comple- 
-_. __ _ _;," _ ¬ 'J 

_ , á xo Agropecuaiioz A Cia_HANbEN_lneustrial, adquire a Fa 
_ ._ ø . . 4 . ' ¬ ..« - _..

' 

' ‹ zenoa gampanario, no municipio de Miranda Estado- do 
Mato Grosso do Sul. V 

> 

` Em 1983, alterou a razão social de Tubos . e 

Conexões TIGRE Nordeste SA. Incorporou a Cipla _NORTE 

Cia de Plástico ligando-a ã Cia HANSEN Industrial, as 
sim como as atividades industriais e comerciais passa~ 

A ram a ser exercida pela TIGRENORDESTE. 

'_ ° 

Os anos oitenta (80) levam os fundadores “da 

^f›WEG novamente â Europa, com o objetivo-5 de« encontrar 
Í_saida para o alto risco que corriam com a concentração 

~ das atividades industriais no desenvolvimento de moto- 
- ,. v -

_

\ “ /res elétricos. Na época tinham a convicção que não era 
um bom,negõcio, a longo prazo, dado ao tamanho da -em- 
/' ,./_ ~ 

' 
' - 

_ 
__ 

› ,,)zffpfesa. Surge a diversificação, dentro do produto bási- 
_ 

_--' _ _ 

l' “ co: Motores Elêtricos._O objetivo a sinergia, princi~ 
, ~ 

palmente dentro do campo eletroeletrõnico e 'Mecânica. 

_As unidades industriais passariam a produšir: a) Alter 
\ _ 

› . 

nadores, b) Tacogeradores,_c) Motores de maiores poten 
Q _ 

-‹ 

_ciais, e'd) Motores de corrente-continua formando um 
‹ __ c` 

1 

`› ›' 
pacote. -

» 
_ z 

, . 

z . Mais tarde, essa diversificaçao passou a com 
- plementar outros produtos. Como, por exemplo, Contado- 

res, Conversores, entrando na eletrônica, ,Paynëis LJ. QM 

/› › 
1 __ _: _ _ 

' ' 

. 
›_ ... _ ~'_ para comando de Motores, subèestaçoes, Acionamentos pg 

‹. ' ' 

_
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ra máquinas, de forma bastante ampla entre si. O projgf 

to estava implantado. Recentemente o grupo-WEG decidiu 

entrar na área de Informâtica'ou TECNOLOGIA DE PONTA 

(Automação). O' ' `- 
_ 

- 
, _

' 

. 
~ .A Cia HANSEN, em 1982, inicia as atividades 

operacionais em Camaçari, Bahia. Em l984, adquire 
' O 

complexo hoteleiro ALDEIA DO SOL, em PorboSeguro,Pro§ 

segue com a diversificação, agora no ramo de produtos 

eletrodomésticos em geral, adquirindo as Indústrias E- 
0

_ 

lëtricas SINTEX Ltda de São Paulo. Segue-se a compra 
f _ _ 

da TALENTOS - Comércio e Indústria de Roupas e Acessõ~ 

rios Ltda de São Paulo, a criação da TIGRE - Participa 

ções SA com-sede em Joinville, subsidiária integral da 

Cia HANSEN Industrial com o objetivo 'de 
_ 

recepcionar 

ativos/de empresas cindidas, o comércio de metais e ea 
/°'/ ' 

_ 

-- 
. z 

.¡ .z/z _ 9 
_.*"' " . 

z'_____,. ,I 

V
_ 

~ o 

.¿' 

. ,a›*/pansao do complexo agropecuário com a compra das Fazen 

das: a) BAcuAšS'U e s'ERR1fNHA, ambas, em Mato Grosso do 

su1._ " 1 

' ' 

- 

' 

-O 
'f' 

z
“ 

. 2 
_ 

/ '
' 

.W E » O grupo WEG ê hoje um conjunto de sete empre 
' 

*_ f 

- 

' - ‹ 

sas, lideradas, pelo Eletromotores WEG SA, a Holding 

do grupo que além das funções de Holding tem 'ativida- 
.» 

' _. ' 

des de prestacao de serviços. Seguem~se: a WEG - Mäqui 

nas SA, WEG ~ Acionamentos, WEG - Motores SA, WEG-Qui 
_ 

f 
_' 

_mica SA, WEG ~ Pescados SA, WEG - Transformadores e 

WEG - Florestal SAÂ
E 

* ' '\ ff~" ' 

' 1' _*f“\L:_V 
‹ 

` `~z ' 

H d ' 

` “ A Fundição TUPY SA impõe a adequação institu 

_‹-.>
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cional acompanhada do Planejamento Estratégico e da re 
lfórmulação administrativa que se cristalizarã em 1985. 
O comando da nova empresa Holding (pura e corporativa) 

~ 
W 
tem o enfoque direcionado para 0 planejamento e centro 
le, o apoio e coordenaçao estrategica das empresas ~do 

' grupo. 
_. _ _ 

_. . 

p _ 
Afirmou João HANSEN Junior que "Mais do que 

» - 

. . _ 

a evolução natural da pequena firma de pentes a grande 
sociedade anônima deve destacar a reestruturaçao recen 

..te da ära institucional, organizacional e administra- 

;_ tiva do Grupo HANSEN- Nessa reestruturação a CIA HAN- 

'_SEN Industrial consolida sua posição de empresa contro 
.ladora das subsidiárias do grupo". 

. Assim deu-se a origem e evoluçao dos peque~ 
. . 

'
\ 

nos empreendimentos familiares de Albano Schmidt, Joao 
' " - 

_ . 

;;;Ç¢**<Hansen Junior¡ Werner, Egon e Geraldo pioneiros do põ- 

lo Metal Mecânico, Químico, Plástico da região de Join 
~. 1 '. - _/ . 

Ville cujas matrizes das empresas dos três grupos apre 
sentam-se aseguir intercaladas.com fotos das mais im- 

portantes-empresasL ' 

` '
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_._ SÍÊOS ~-CÓLÓNIÀL Dó Rio no Peikš 

.w 

SABIA - PERDIGAO ^ 

SEO ATTÍLIO - DAS VENDAS DE BOLACHAS DA FESTA DE SÃO 

' ‹^ PEDRO AOS PRODUTOS' SADIA ' 

_ » . . 

~ w 
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./ _//___,« /_
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A ORÍCEM . 
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~ _ 

z ¡ _ 
Filho de imigrantes italianos da província 

de VICENZA, norte da ITÁLIA, nasceu em Santa Maria 
da 

Boca do Monte, em 1900, hoje Santa Maria no Estado do 
_ 

a 
_

. 

Rio-Grande do`Sul, Sob as ordens de seu pai, Romano, 

desde pequeno'auxiliava os irmãos na lavoura. A sua 

primeira experiência comercial deu-se em 1908. Autori- 

zado pelo pai, Úendeu na festa de São Pedro bolacha de
Í 

trigo de fabricação caseira. Foi esse o primeiro Hdi~ 
~ . . . 

' 
' ' '.` . 

\ . _ _ 
. 

. 
_ 

. ' 

-_ -_ . 

- 
~ 
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nheiro que ganhou com esforço próprio. Fora as bola- 
- _ 

~chas que comeu teve um lucro de mil quinhentos rêis e 
' 

- ~ a ‹' p lv , z 

' quatro tostoes, A partir dai, com a experiencia veri 
â 

“ z ficou ser 0 lucro médio de 20% razoável para qual quer 

'transação comercial. Razoável e legítimo. Este princíf 

pio eonfessou mais tarde ser orientado todos os negõ~ 
` _ 

. 

_

. 

s'cios-que realizou como comerciante. 
_ 

_› x
I 

Em 1913, intermedia a venda de ovos, frangos 

e galinhas, com o apoio do pai. Ãs vezes fazia compra 

de suprimentos para a família. (Querosene, Cafe, Açu- 

. car, e sal para os animais). Seguiu¬se a aquisição de 

_-animais e incursões na apicultura, cuja organização do 
. _ 

. . 

_trabalho das abelhas o fascinava. A vocação se desen~
» 

\ ‹ _ . 

_
_ 

volvia. 

./<ÍÉÊÊ*<ñ _ 
" ' 

_ 

. _ 

._,. Í 
` 

, 
_ 

,' 
¡__ . 

,- ¢ . ,›/ .J”/ O GUARDA~LIVRO SAUL: DO GOSTO PELO BALCAO AOS PRODUTOS 
~ 

_ 
~.-\ 

~ 'PERDIGAO 
11,/ _. /_ _ 

, . 

,
_ 

\ . 
u z - | , n 

__“¿_ Descendente de imigrantes italianos da pro- 
_ \ 

, p 
_

_ 

víncia de Treviso na Itália. Nasceu em l3 de março de 

1916 em Caxias do Sul. O primeiro estabelecimento co- 

mercial de seus pais na Vila Perdizes foi_na rua do
~ Comércio. A razao social era_*A. David Brandalise e Ir 

. 
' 

. 
f .

. 

' mãos". Com dez anos de idade era designado por seus 

- pais para ajudar a atender os fregueses que chegavam 
_ _¡~/ __.,._ ~. ,',.. _' 4. 

f ao balcao, Essa atividade so foi interrompida quando 

rn

x fš

-
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seus pais resolveram mandã-lo para a cidade de Cruzei- 

ro, hoje Joaçaba, para aprofundar seus estudos. 

Seo Attilio com 17 anos vai trabalhar com o 

irmão Domingos que abriu uma Casa Comercial em socieda 
de com o pai ROMANO. Domingos comprava alfafa e Atti- 

lio enfardava-a, além, de ajudar no balcão. Em l9l9 fa 
lece Domingos de pneumonia. Sua cunhada vende o negõ- 

cio e Attilio continuou com enfardamento de alfafa; Em 

1921 falece, no dia 6 de janeiro seu pai Romano PONTA- 
' ~ ` ø -f - NA. À pedido de sua mae assume os negocios da famiiia. 

OS ANOS VINTE
v 

- , . . 

.- Nesse mesmo ano seu Attilio ouviu referen- 
' 

- \ 
`

.

~ cias favoráveis ao Oeste Catarinense (colonizaçao bem 
///,;“;›/Í _

4 

_ 
›-*' /zz

o

` 

_feíto, de matas virgens em que se produzia_bastante al 
fafa e o transporte era melhor do que Santa Maria).Seu 
coração fica entre Alegrete e o Oeste Catarinense. Op- 

tou por_Santa Catarina. Isso foi em outubro de l920. A 
._ . .' _ .zw ~ . razao da opçao residiu no fato de que em Santa Catari- 

na a_Estrada de Ferro facilitava o escoamento das sa- 

fras para São Paulo, o mercado consumidor da ëpoca.Seu 
_ ‹ , 

- ~ ' - padrao se chamava Casemiro Tissean. Tinha casa _comer~ 

¢ial_num lugar denominado "Bom Retiro de Campos Novos" 
Herval do Oeste. D' O LJ. -(D 

, › | ¡ ' I

› 
× . . , ,

\ 

J-
. 

›.

v
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o v.=~_...'f-f=f Do Rio no PEIXE NA Epoca. p 

' 

- `- '- 
. 

Í ` 

, 

'

v 

.^ . 

.G lugarejo de Cruzeiro era dividido pelo Rio 

do Peixe. Na margem esquerda localizava-se o núcleo de 

Bom Retiro de Campos Novos¿ hoje Herval do Oeste,-pre» 

dominantemente, colonizaçao iraliana. Ã margem direi- 

ta ficava o núcleo principalf Bom Retiro do Cruzeiro, 
, - -.._ hoje Luzerna, colonizaçao Alema. A travessia de ,uma 

margem para outra era feita por balsa. `
'

z 

Q › 

` ' 

Q CÃSAÍ-i`EÍ§ÍÍL`O E ÀS ATIVIDADES CO?--'IER<ÇÍIÀIS DE SEO IxTT'ÍI‹Í‹Í› 

. ,z Em 1922, casa-se em Santa Maria no Rio Gran- 
.

\ 

de do Sul com Dona Diva_Bordinz Dispunha de cento e 

poucos mil réis e.um emprego que lhe rendia mais cem 

'5'\ H-\ \{_1:

` 

-Hx (D\ 
H-,\_ m

_

\ 
por mes. Em 1923, o senhor Casemiro Tissean 

vende a sua casa comercial. Nasceu o primeiro filho 
\ , 

Walter. Em maio do mesmo ano empreendeu sua primeira 
, z

' 

viadem ã São Paulo com objetivo de propor sociedade na 

compra da loja Tissean ã familia FUBANTI, e efetuar a 

sua _ eira°venda de suínos. (28 cabeças), Os FUGANTI ro1 PJ. a 

não.lhe dão participação na loja e os-suínos são en-

H P\ % ¡.|. QO 
p 

Matarazzo com prejuízo de 300 tregues ao Frigo 

contos_de réis. Apr- 
'

* 

, . 

Um aflO mais târdê Vefldê Sua CäSä ãOS HOVOS 

padroes.`Attilio e seu cunhado Candido Paniz trabalham_ 
'. , . › ' . I . . 

' 
› J . : 

' ` 

‹ "z-.' - 
-` 

_
.

1

«
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Nesse mesmo ano outro seu Cum led mCm9 O juntos enfardando “ 

nhado tira-o da prisao. :este Bonato). Passado o aci Êš H 0 

dente adquire um hotelzinho em Bom Retiro de Cruzeiro, 

o único existente no povoado. Dona Diva e sua irmã Yo- 

landa cuidavam do hotel e o seu Attílio trabalhava en- 

fardando alfafa. Pelos incovenientes que o hotel tra- 

-zia a sua esposa e cunhada transforma =~o em Casa _Co- 

mercial. Em - para suprir a loja empreende viagem 
Í°“' KO N' J'\

n 

a São Pauloz Adquire Tecidos, Armarinhos, flouças, Fer-
~ 

ragens de maior uso na regiao alem, de conservas e la- 

rtarias. A entrega demorou quinze dias para chegar _ a 

Cruzeiro. Paralelamente compra suínos e cereais para 

revender em São Paulo a`Diniz'Àraujo e ã firma Antônio 
~.~ 'Menck e Irmao de Osasco, Mercê da precariedade da Es- 

trada de Ferro que era administrada pela Cia A 

LAMBERT 
' 

` 
i

| /' z ;/ ' e

' 

ø ¿f;deÍcapital›francês. Em 1927 vai a Itararé (SP) e nego- 
” . . - _ ‹ _/ _ 

. 
V ^ . 

cia um acordo verbal com Carlos Menck. Por esse acõrdo 

seo Attílio receberia dinheiro para compras em Santa 

Catarina, comprometendo-se a remeter um levantamento 

'daszdespesas com o valor dos animais'transportados. A 

sociedade previa_ f para cada parte, ficando o supri- 
~ 

. ¬ Q _ . 
.

' 

mento de numerário por conta da MENCK e a compra de 

U1 (D 5O 

-suínos a cargo do seo Attilio. Decorrentemente amplia 

~a área de aquisicao de suínos de Cru2eiro_para a exten
1 

na sao do Vale do Rio do Peixe que ia de Caçador (SC) a 

'Marcelino Ramos (RGS)¿ As estações ao longo da ferro- 
.; 

. Y 
I 

` 
¡ H _ 

via transformaram~se em postos receptores de suínos. 
-z..
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Cútso Qfn AdÍ'í\'|||LiUaÇaQ 

Nessa epoca contava com duas Casas Comerciais. Com\ 
LJ. $\J\ 

_,-. _-.z`..-.L ' 

.|›.. 
' - 

' ' 
. 

' ' anos-monta sua terceira~casa comercial adquirida de B.) Çí) 

1,» n 1' 4.-W-m^¬ 4-'z¬ z¬ A wš- -' ' _. " 1.\c`\U.r€šÍ. .|.\L1C‹.lI'(`\-í`:I'1z..zii-u.×.Íl\.×.¡ »-¡ «C zzzd.'GCirc'l CÍ.-lClQ1'lG *J- rl- CH 

te seo Attílio monta uma boa estrutura administrativa, 

A casa I (Tissean) em Bom Retiro de Campos Novos era 

dirigida pelo seu irmão mais velho e sõcLoHonõrio.Ele 

tomava conta do recebimento dos cereais e alfafa com 

auxílio de Dário. O abastecimento (compra do suprimen-
~ tosf-era feito via Sao Paulo. Uma parte era paga com 

suínos vivos e cereais e a outra fornecida a título de 

adiantamento por conta de remessas futuras e Itarerë 

¡‹fõP›. 

. 
. v ' 

, ` _ 

os Anos TRINTA - A REVQLUÇÃQ E Q conrisco nn MERCADO- 
' 

^ ~ 

' 
' 

~ ~ Rins - 

' “ 

.//.//'H '. 

_ ___". / .
› 

.,,. //M/,/Í/C ` A Revolução de 1930 trouxe prejuízos e seo 

Attílio, tanto no transporte de suínos como em seus es 

toques de gêneros, confiscados pelas tropas leais _a 
z -

' 

VARGAS. Em 1931, o comércio de seo Attilio chega ã 

Água Doce. Seu objetivo era a expansão do comércio de 

^ ¬':(¬ fx C- Í r: 'inn-É :›Tvv\n -|›-r r¬ /"" ' 1 :Í D `I cereais C suinos, principalmente os h:\ oe Sao _auioÕ 7: 

ampliam também, a exclusividade, para o Rio Grande do 

Sul. Seo Attilio passa a trazer café paulista para a 

regiãoz. z'
,

0
I 

1 ~ `
z 

I

z
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- za Ps.:f;:-1'›:'.:caz\._ 13'r.TNc;Ão. 1>ÚBL_1:cÀ
' 

' 

_, Em 1932 a Revolução Constitucionalista devi- 

do ã adesão de Borges de Medeiros no Rio Grande¿k›Sul, 

'iPassos Mayer e Ivo de Aquino no Oeste Catarinense para 
. 

~ ' 

. Liza o tráfico do trem para Sao_Paulo. Nesse mesmoênxy
~ 

os comerciantes: Cesar Fuganti, Joao Leopoldo Klein e 

Attilio Francisco Xavier Fontana são nomeados, pelo in 
" terventor do Estado, Gen. Pitolomeu de Assis ,Brasil, 

'conselheiros municipais por serem os maiores contri~ 

_ 
buintes da Prefeitura. O incêndio da sua casa » comer~ 

cial de Bom Retiro de Cruzeiro, e os bons negócios em 

_ 
Água Doce levam-no ao Dr. Nereu Ramos, Interventor do 

Estado. Consegue dele os estudos e perfis para constru 
~ .

^ 

_,çao¿da'estrada Cruzeiro - Luzerna, trecho de seis qui- 
./.»›f"."' ; 

_

' 

.§“' lõmetros custeados por seo Attílio que permitiu o aces 

so dos agricultores a seu estabelecimento. O não paga~ 
_ _ _

// 
- . ~ 

mento por parte de um seu cliente de um dos vagoes de 

~cafê enviado a Santa Cruz do Sul levou seo Attílio a 

adquirir como parte da divida um automõvel FORD (Bl/32) 

com "UEL CREDDRE” dos MENCK (SP). Em 1933 abre outra 

casa comercial em Perdizes,'hoje, Videira, e amplia a 

infra-estrutura de aquisição de suínos e cereais. 
. 

- 

` 
- | _ 

. 

' ' '
' 

/ ,O APRIMORAMENTO DE SAUL 
~ O GUARDA"LIVROS, DATILÕGRAFO 

~

. 

3 ¢ , 

«_

' 
` E'1o~ Exízzzcno

_

‹

u
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› ,';Como a cidade de Cruzeiro não ofereciafiSaul› _ , 

aquilo que realmente tinha tendência para estudar 
seus 

pais, matricularam-no em Curitiba na Escola 
“Faternum 

Paranaense“Ç-Cursa datilografia e guarda-livros. Para~ 

lelamente-cursa_a escola de Instrução Militar.
~ 

DE MERCÃDOR AO INDUSTRIAL 
\

. 

_ 

Em agosto de 1934 a firma A. DAVID BRANUALI- 

SE e'Irmãos tinha sido alterada com a entrada de 
Ance- 

. 

' ..
J 

lo Ponzoni passando a denominar«se PonzoniV.BRANDALISE 

e Cia. Com o curso de contador foi para Bom Retiro de 

Campos Novos (Herval do Deste)'na firma FLORIANI BONA~ 
. 

' f 

TO e Cia Ltda, onde permaneceu por três anos. 

H

' ./_/ 
' ‹-`-AêrUsAo com os CONCORRENTES 
Z-*Í

ú 

, \ ̀ A 

V 
Em l935 entendendo que quem administrava bem 

-três casas comerciais . com eficiência .administraria 

seis, seo Attilio unefse ä_família FUGANTI, seus anti~ 

gos patrões. Assume o cargo de diretor superintendenr 
. .

I 

te. Surge a firma FUGANTI, FUNTANA e Cia Ltda. A nova 

-empresa tinha um capital social de $ 2.000 contos de 

réis. 50% para cada um.'(Fuganti e Attílio); Mediante 

'a resistência da família FUGANTI seo Attilio cancela 

) . 

` . 

|..|. T5 Cl» üstria e parte para ex~ seu projeto-de ingressar na 
pansão comercial no norte do Paranã. O contrato de fu-

v

4 

`: 

¬-e~,‹.-‹-›..-¬-›-..›«.«-.=-.\--z. 

,z 

«- 
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P' _ . - 5610 .C1U.Iê1I`lã. 'J ‹'3.1').OSz 
. . 

_ _ . . __.. l

› ._ _ _ . z . 
_ 

-
. "` 'Em 1937 a firma.dos Brandalise e.de n Angelo 

Ponzoni se associou a empresa Floriano Bonato. Formou- 
se entao a PONZONI BUNATO e Cia Ltda abrangendo assim 
~vãrias casas-comerciais. Foi nesse ano que seu Saulfigg 
nhou o seu primeiro cargo de_Diretor. A firma se desen 
'volvia e dava novo impulso em matéria de negócios a 

\ c . - 

propria Vila de Perdizes. Em 7 de Fevereiro de 1937, 

seo Saul casava~se com Elejalde Formighieri de Marceli 
no Ramos (RGS). Foram padrinhos do seu Saul, DRESTES e 

YULANDAÇ Em l939 deu~se a dissolução da firma PONZONI 
BONATO e Cia Ltda voltando a ser PUNZONI, BRANDALISE e 

Ciaf Seo Saul voltou para a Vila Perdizes onde residiu 
com a mae Luiza e O irmao. 

*

' 

,_,Os~'7'›lNos QUz\'RENTA .~ A FASE DE INDUs'rRIz\,Í . 

' \ 

` 

V Seo Àttílio com a dissolução, em 1940, da 

firma FUGANTI, Fontana e Cia LTda, fica sozinha - com 
as casas de Santa Catarina. Seus auxiliares são Dário, 

Walter e_Bordinnque se transfere da Vila Perdizes para 
Água Doce. Na época os negócios corriam bem e tinha re 
lativa folga de capital de giro para movimentar.v _Seo 
Attilio pensa na diversificação de atividades dada .âs 

4 - r 

boas safras. Imaginava que podia fechar o ciclo nas 
\.1 A. diferentes fases do ano. De aúrilza outubro a abundan- 

, 

^ 
. _, 

›_.. 
_ 

¡ 
. 

r 

_ 
_ _ 

__
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cia de suínos e outubro a março a safra de trigo.. 
' 

V 
, O crescimento da PUNZDNI,ÍuRANUALIsE e Cia 

ç-4. 'J Pi G ¡_-. Ó no_ _dos anos quarenta foi notõrio. Incorporam um 

Frigorífico de suínos e em 1941 um cortume para proces 
sar couros e peles resultantes de abates de suínos e 

da compra de terceiros. ` 
, _

. 

A 

'. Seo Attílio prevendo as_dificuldades de cco~ 

mercialização de suínos na região atende o convite do 

então Prefeito de Concõrdia Sr. Dogelo Goss¡agrimensor 
para'tocar o.Frigorífico Concórdia Ltda. Para poder to 
cá-lo vai a S Paulo conversar com o amigo Antonio QI?O 

MENCK e posteriormente Carlito. Ambos demonstrem desin 
teresse em investir em Santa Catarina. Sua ideia era 

‹ . ú 
_

~ 

abandonar o Comércio de.suínos e cereais para ingresà
. 

sar na industrializaçao.Osriscos eram grandes. Primei 
/' ." ' 

ro;peIa situação crítica do Frigorífico, depois, a fal 
K 

_ 

.__ ,ø . . 

I/
. 

ta de interesse dos acionistas remanecentes. Em Assem- 
\. . 

blêia Geral faz uma proposta e os interessados acei~ 
-. z 1 

. / _

. 

tam. Paralelamente trata de fazer funcionar um peque- 
,

. 

-w no moinho para a industrializaçao de seis toneladas de 
i 

_
_ 

trigo por dia.'Contava para isso com uma grande produ~ 

ção de trigo na região. Para se tornar industrial seo 

. Attílio vendeu duas de suas casas comerciais a seu cu- 
. 

~ 
.

- 

nhadQ_Oreste BONATO em Cruzeiro e â de Água Doce a Dáá 
rio Bordin. Ficou apenas com a Matriz em Bom Retiro. A 

\ . 

Floriano Bonato fica com a_representação` de Antônio '_ I 
. " __›` 

' ' 

.pf ‹_I _ 
-. 

_ 
vâ

4 
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› 
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' ._ :_ . 

_ 

', 
_ 

' __ › 

" .:1--_ _. 1 A..- L.4.¬L.¬_~¬z¬¬¬.-.z¬ M-.4.¬ .1_ tz.-.Tl_.¬ 
- 1 |\¢ _OI1ÇOfu1.u. na cpuua. I...:¬1.u.1u. ¡¿zv\.:.\.u mu.v¬n UC J›.c_.:›. Ei H ,ul 
f '_ _. _ 

' '_ . ¬- ...- 
' ~ - - 

_ 
-›

* 

habitantes, » ~ 

1,.: \£) Ji» Lx)
` 'Em- na nova constituição da sociedade 

9 tendo â frente seo Attílio, as cotas do antigo Frigorí 
x 

` 

. 
` ' '

_ 

='fico tinham a metade do Valor original. (BONATD_e BOR- 

DIN sao pequenos acionistas). Na direçao geral_da in~ 

*-dfistria seo Attílio assume também a' responsabilidade 
' sobre_o passivo e ativo do antigo Frigorífico._ Foram 

23 anos de Comércio no Vale do Rio do Peixe. 

_ 

_._ Nascia assim, a Sociedade Anônima Indústria 
"e Comércio Concórdia. 

_ 
f Em 1944 seo Attílio tiraria da razão social 

. _ . . 

as duas primeiras letras S.A. jutando a última' sílaba
4 ~` da palavra ConcorDIA para formar o nome SADIA, que 

_ _×mais;tarde se tornaria marca nacional e internacional. 
.-__J- ÍJÍ ¡ 

' 
. . - 

/ _
. 

_ 

" 
_ /_,// _ _ _ 

_/,-_ ~ _ _ 

_ 
\ . A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL'

_ 

. 
_ 

1 , 

_ 
Í A_implantação da indústria foi' dificultada 

pela falta de suprimento de produtos importados, devi~ 

do ao alto riscõ da guerra submarina. A alternativa en 
contrada foi-adquirir em Porto Alegre equipamentos usa 
.dos de um Frigorifico falido. A fãbrica_de produtos de 

J ` 

- - - 

derivados funcionava.no prédio abandonado com alicer- 

. ces'e algumas paredes. Em fins de 1944, as maquinärias/ 
1 

_ 
_ 

. _ t 
_ _ _ 

\ 
` - 

Í 
importadas da Suiça para o moinho aumentaram de seis 

5 c '
1

Í

\

I

u 
" _ 
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para vinte_e_cinco toneladas diária;-Pensando em obter 

auto suficiência em madeira para construção e embala- 

gem compra cerca de 100 hectares de terras com exten~ 

sos heirais e uma serraria instalada. O planom :-fz ø LJ. Q!
\ 

_ i_ ede produçao do frigorífico era abater lOO sui: H! C3 -*f Q _¡“" 

9) P* 

nos por dia. No primeiro semestre o abate foi de 
' 200 

SLIÃLTIOS . '

` 

~ \ › _ _ 

` - 

' ' 
_ _ I

- 

. _ , 
.- -›^ ' 

_ 
Em 1945, a PQNZONI, BRANQALISE e Cia *foi 

transformada em sociedade por ações sob a razão social 
, . 

de PUNZUNI, BRAMUALISE s.A., comércio e Indústria. 

~ Com a queda do Estado Novo; Getúlio cria o 

PSD e o PTB..Seo Attílio com Nereu Ramos e outros-com- 
_ 

- _ , _ 

-
_ 

~ 
. v _

- 

I

~ 
_

. 

poem a primeira executiva estadual. Concórdia eleva 

sua renda com o desenvolvimento crescente da SADIA.

1 
› .

z

n ,/' ' A Vila PERDIZES havia-se transformado no mu 
‹ \_ _ 

_... 

nicípio de Videira. Em l946 a PUNZUNI, SRANDALISE im» 

plantou Moinho de Trigo. Em 1947 uma Serraria para fei 

tura de pocilgas e edificações. 

,- 

‹\ 
\...| F. O 

_ A posse de seo Att . na Prefeitura de Con¬ 

cõrdia coincide com a implantaçao do Moinho da Lapa 

em associação com a firma gaúcha, Germani e Irmãos. Bi 

furcando suas atividades de empresários e político seo 

Attílio moderniza a Prefeitura. Renova a fronta de mã~ 

guinas e caminhões. Constr o prédio da 'Prefeitura e 
_

; 
\' ›. " ' .. 

'
' 

O1 H. 

com o apoio da SADIA promove a aquisição de Gerador pa
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Estimu 
la, tambëm, o fortalecimento do Comércio de Concórdia 
nas.ccmpras de insumos e material para atividade agrí- 
cola. ' 

` OS ANOS CINQUENTA 

__ A PANZUNI, BRANUALISE s.A. implanta uma fã- 

brica para caixaria. 

A CRIAÇÃO DE AVES 

. Seo Attílio em conversa com o médio veteriná 
. \ ‹ 

rio, Dr. Roberto Nogueira Gama, fiscal federal, intu- 
~ ' siasta da avicultura, propoe a montagem de uma granja 

- , /1 ú _ "' z em sociedade. O medico entrava com a técnica e seo At- 
' ' 

' _ _. __/ 
_ _ 

_ 
A

. -ff//~”tílio com os recursos. Nascia a granja modelo SANTA Lg 
ZIA, pioneira em avicultura em SANTA CATARINA.Em l950, 

_ z ' › - 
.A / empreende em companhia de Alfredo Germani sua primei- 

ra viagem ã Europa. Objetivos: a) adquirir equipamen- 
tos e b) observar o desenvolvimento técnico e máquinas 
para a agricultura. Em l953 seo Attílio assume o con-

~ trole da razao social Moinho LAPA Ltda e transforma-o 
em Sociedade Anõnima;_Neste ano, para contornar os pro » 

_ _' . 

. 1 

blemas de transporte terrestre dos produtos frescais 
(presunto cozido, linguiça, mortadela-e salsichas) en- 

z 
, 

1 ›
.

v 

`
.

l \. 
. 

|\ , 
- - ' 

' __
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' 
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tre Coneõrdia e Sao Pauio, por_in1e1etiva de seu rilno 
` Omar Fontana adquire da › '.- um Douglas DC.3. Em 'CJ :> ZZ :.› 5--1 23 

l954~Omar sugere que a`SADIA organizasse a sua própria
1 

'frota legalizadau Tanto se esforçou que conseguiu alu- 
. 

' ` ' ' 4 - 

' gä~los. A morte de-VARGAS adia os planos de Omar ate o 

-* final do governo do catarinense Nereu Ramos, quanto 0 

projeto foi aprovado pelo Ministério da Aeronáutica. 

Nascia a SABIA S.A. ~ Transportes Aéreos. 

Em 1955, foi construída uma pequena fábrica 

*de ração.balanceada para aproveitar os~resÍduos indus- 
` triais do frigorífico de suínos e trigo, pela PUNZUNI, 

BRANDALISE. Seguiram~se.o inicio da criação e abate de 

` ayes, em pequena escala e a constituição 'do Expresso 

- PERDIGÃO, com o objetivo de movimentar os volumes 
V 

de 
_./' . 

w;¿;áafgas geradas pelas'atividades das empresas. 

"" 
. Em 1957; a SABIA S.A. ~ Transportes Aéreos 

'recebe suporte técnico da REAL. 

_ 

_ E 

rEm 1958 foi alterada a denominação social da 
_ 

'Ê 

empresa Ponzoni, Brandalise, para RERDIGÃO S.A. - Co~ 

mêrcio e Indústria. Seo Saul.expande a rede de comer~ 
` eialização dos produtos_PERDIGÂU pelo país._, 

-› 
~ 

_
‹ 

' z 1 

os 'Anos sEss13NTA-- 
' . 

' O 

/›- -. . _ . 

1` ) 
. . 

' 
. -. 

i' 

. 
. 

V 

`›_ "› ` 
` ' 

, _ 

'z 
_ 

_ ,p_ ~ Data_dessa~êpoca á instalação em Concõrdia 

c,'do Hotel Alvorada¡ construído para atender a demanda H¿o

¬

»

4
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' ' 

de tëcnicos, compradores e Viajantes às esas da reoEw 'H 
I 

f `
_

O w rf (1 A FI ¡.‹. O ` 
-J .D

' 

C1 ›!›_

` 
-J Im -gião;_Se_ "`_ em _- 'inaugura a Frigsbrâs ao 

ao do MUINHU DA LAPA SIA. em Vila Anastácia (SP). Em 

'l965 cria a SADIA Comercial Ltda no Rio de Janeiro pa- 

ra racionalizar a distribuição dos produtos SADIA, 
- _ _. 

'
z 

- _ 
›

1 

* 

_ 

z' Seo Saul implanta a Gräfica Perdigão Ltda. 
.

. 

Em 1966, seo Attílio adquire em Toledo(PR) o 

~ Frigoríñico Pioneiro e transforma~o na primeira filial 

da Frigobras - Posteriormente acopla a fábrica de ra- 

ção; Em 67 volta a Europa. Acerta com seu amigo Rubens 

- Berta da VARIG a compra de 20% de suas cotas na FRIGO- _,\ _ 

BRÁS, em troca do abastecimento regular de produtos Sê 

-ÕIÀ para_suprir as necessidades das aeronaves da '_VA-
~

.
I 

¬, 0
x 

‹RÊ§¿/Em 1968 retorna a Israel. E indicado pelo Presi- 
' a z--¬"' _ 

z' _ ¢ 

//_ /”/¿*dente.da República â Vice~Governança de Santa Catari- 

,nao , 

' z " I 

_ /_ - 
_ 

- _ 

_/ ` 

/ _
. 

~ 
. 

, 

Seo Saul implanta novas empresas comerciais

Q P-. -w-~ w ribuidora com as antigas filiais de São Paulo, Rio 

'de Janeiro, Bauru e Santos. Logo, em seguida, as de I- 

Curitiba e Brasilia, num processo contínuo -de
ÚW LJ. W -*A 

' 

__ ' 

-- desenvolvimento de rede de comercialização dos produ- 

' tos industriais e agropecuários. Alêmlde Flávio Branda 

.lise seu filho nais velho conta com Saul Junior, o fi- '
› 

_ ¡ _ _ 

_
_ 

* lho caçula na gestao da empresa.
| 

_ 

‹ 
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` ~ 
¬ em 

_ 
_A'expan:ao das atividades das Empresas PERDI 

~ . . . d _
_ 

... Tnãâd-ze-«J-‹›--Ê -za A r"/¬mn-r'f-win f1e¬n‹|-~v-n- (_: Fnra da \T-¡-- 
.À-¿¿\.|.\s~.› r.-.L..¡.\-ú. Q. \,~._un_`...›. \.z¢.u¡ uv.. s.à..v \, .›.»l x. 

‹ 

v¿O Ç~>f O tr) Ç-af 

deira, ganha novo impulso na década de l970. ` 

` .. _ _ _ 
... 

À 

_ 

' V 

__., um Seo Attílio¡ em 1972, instala a sede da SA- 
b *DIA ao lado da FRIGOBRÃS; 

'A H 
' 

` Piaf). l› ' 

,_ ^j*' fi"'Em 1973, a PERDIGÃO S.A; - Indústria e ' Co- 
,- .. _ 

í 
mêrcio constrõi o SAN RAFAEL PALACE HOTEL e o Supermer 

_ 

cado PERDIGAO. O setor de couros ganhava nova dimensao 
' ~ ~ 

'com-a inauguraçao das novas instalaçoes do Empório de
~ '--Couros S.A«, em Joaçaba, fruto de uma associaçao com o 

-'grupo BONATO. Para distribuir no mercado interno Vi- 
/ _

' 

riam: a) Perbon Couros Ltda, em Novo Hamburgo (RS) e, 
"i depois; d) Perbon Couros ~ Franca Ltda (SP). ~ 

A

' 

.“ * ~. ` .` -. z 

_ /;í;/z' Em 1974, seo Attílio, com incentivos fiscais 

_¿,g;›*da'SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento do Amazo 7/ ~ 

_ _ _ 

* .~ -nas) cria a SADIA OESTE S.A. - Indústria e Comércio em 
._ 

_ _./ -_ 

'Vâriea Grande Mato'Órosso do Norte para abate de bovi- 
A no. A Frigobrãs passou a constituir~se de três, indüs~ 
-` 

É 
- 

. ; 

; itrias: a) FRIGOBRÃS (SP) para abate de suínos e aves, 

_ b) FRIGoBRÃs"1¬o1edo (PR) ez c) a dé Várzea Grande (MGN), 
' «"_`* Seo Saul sempre afirmando que o mundo tem ne 

u cessidade de proteínas cria a Perdigão Rações S,A., ho 
. 

~ z . 
A , 

` ' ' 

___jeƒ PERDIÇÃO Alimentos S.A. . Pouco depois_iniciava a 

. / atividade de extração de õleo de soja, seguido do refi 
._,, "/:I ... .› "_.. ' Í ›-4 

›` . 

› j_, no e enlatamento. Simultaneamente os aviarios se espa- 
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-lhavam por toda a região (sistema de integração) e o 

anatedouro de frangos era ampliado. Em 1975, a PERDI- 
' GÃO juntamente com outros dois frigoríficos faziam em- 

,~barque pioneiro de frangos brasileiros com destino ao 
N Oriente Médio. Era o começo que levou a empresa a gse 

_colocar entre os maiores exportadores mundiais de car- 

ne de frango. _ 

' °' 

_ 
_ _ 

_, . '___ _

~ 

_ 
A SADIA separa na avicultura o abatedouro de 

_frangos e perus em Concordia. Surge a Sadia Avícola 
. 

O * .

Q 

` 

_ 
Em l976, surgia a PERDIGÃO Agropecuária S.A; 

'mais tarde desemembrada e incorporada pela PERDIGAO A- 
' . , 1~ 

. limentos S.À. e PERDIGAÓ Florestal S.A. com novas gran
\ 

à ø v' jas e incubatorios para apoiar o crescimento da produ- 
. 

~ '
é 

Êcola e suinícola Novas filiais, silos e' arma- 
Â<fÁ ' 

` '- .~' / ' - t_. 
Qg¡ 

-V 

Ê* 

“F zêns eram implantados em regioes produtoras de ma e 

rias primas em Santa Catarina e Paranã depois unifica- 
`~- / - .

- 

das na PERDIGÃO -“Armazéns Gerais Ltda.
¡ 

z §`a 
_ 

Em 1977, surge_a SADIA Agropastoril Ltda sem 

fins lucrativos; para auxiliar os suinocultores na ob- 

tenção de matriëes de superior qualidade. Os núcleos 

--localizaram-se em Faxinal dos Guedes_e Xanxerê em San- 
. 

'_ - 

. - 
. 

_' .,_š - 

ta Catarina. ", 

_ 

. 
_ 

Seo Saul da PERDIGÃO, adquire em Salto Velo- 

so o UNIFRICO S.A. e incorpora-o a PERDIGAO Alimentos 
. . _ . 

_ _ 

_ _. __ 
_ 

_ _

_

$ 
_

. 
. ¿ 

**‹;'-¿*z'

.
4 ,-e 

' \

z 

_ _- . 
'* ,'

É 

õ.

›

Í

X
s
›

r

ó 

Í* 

¬:" 

~.l-~.

v 

›‹ ›!Í _? 

se 
.J

g 
.z¿.



z/'l/ 

¡ 1 

a ¿ 
1 . 

‹ 
' 

._ 

161 

'
. 

.~ eu SLA..com nova razao social. (Perdigao VELOSO S.A.); Darf ' - 

ta dessa época a abertura do capital da PERDIGÃO~ S.A. 
- Indústria e Comercio; Seo Baul diversifica as ativi- 
dades do grupof Ingressa na fruticultura com seus prin 
cipais pomares de maça no município de FRAIBURGO. As 
exportaçoes se ampliam em ritmo vertiginoso. Além da 
carne de frangos e couros, outros produtos) como car~ 

~ . - 

nes suínas, passaram a levar a marca PERDIGAO a todos 
os continentes; Depois viriam farelo e Óleo de soja. 

Em 1978, a SADIA Avícola S.A., firma nova eo 
ciedade com o grupo canadense Hybrid ë` especializada 
^em criação de Perus. Surge a Hybrid ~ Agropastoril Lt- 

. . 
“ø

, 

da. Uma outra empresa foi criada em Dois Vizinhos, Es- 
tado do Paraná para dar sustentação â fabricação de ra 
vO 
81 

\UJ *Ê m\ 
_ 

funciona como filial da Frigobrãs. Surge .a 
. 

',øJ"¡.-â 
I 

. /. . 

" ' ~ '-f . Fundaçao.Attil1o Francisco Xavier FONTANA. Em 1979, ad 
quire o controle acionário de uma empresa em Joaçaba. 

_ 
- z .

- 

surge a SADIA - Indústria de C›1eo'vegétais s.A. .A 

Seo Saul promove a modernização administrati 
va do grupo PERDIGÃO e prossegue a expansão. Adquire_a 
Racoes PAGNOCELBI em CaLanduvas.› ` 

OS ANOS OITENTA ~ ‹ 

V _ Nos anos de 1980 e 81, seo Saul adquire fo 
_ 

._ . , ‹| ~ z › - _ - 
À 

‹ z
. 

1 \

` 

controle acionário da antigaÚIndüštria Reunidas Ouro 

¬.

ú

v 

‹

w

J 

¬_\z

�

ñ

f 

�� 

w.›» 

as

A 

..

. 

- 

«

- 

!rif#!v$W'=‹=flzP¶K'#rI0=t~'f‹'*fiN?fiø'x!11Iw:§:e‹ef!›vwn.fl% 

w31|Hf.'v.7-¡ 

*:‹::z=f~r›\\'›w.-_~i-111»-«en-.~1~'ó››=u‹u›>z.~zâ‹¢à›«zv»flz¬».--›z›‹-,..‹â«z»;¬- 

\ 
-z.-z

1

r 

z

. 

I 
¡_

. 

'_'

` 

=flâ~«w‹@›f:çw'›‹~¬z\›‹xvâgwa-gg4;z~4wk§=f¬1@fl~r¢v'tm~v››a‹‹f



.¢' 

:#5

u

\

v

› 

~ i ~1õz 

' 4 _ I ` 4 

1 S.A., frigoririco de suínos e aves, situado em Capinë 

_ 
zal (SC). Constrói' em Ca inzal¡ um novo abatedouro de 

. 

'
. 

frangos. Moderno e'um dos maiores do país-`Organiza a 
~ ' 

U; PERDIGAO Agropastoril. Adquire a REFLORA. Empresa 
- de 

` Reflorestamento S.A{ . Hoje PERDIGÃO Florestal (Herval 

_ 

do Oeste). iambêm, em Herval, adquire o frigorífico da 

família PAGNOCELLI. (Indústria e Comércio Saulle Pagno 

acelli S.A¿ o mais antigo do Estado). Inclui~se na trag 
Bv

' 

saçao: reservas florestais, serrarias-e uma usina elé- 
.

. 

i. .°_ ._ . 

trica.. ' ." Â 

" 
Í ~ 

(
, 

J' Em 1981 a PERDIGAQ Alimentos s.A., já era ao 

.lado da PERDIGÃO S.A. - Comércio e Industria uma empre 

_ 
sa de capital aberto. A PERDIGÃO Armazéns Gerais. Ltda 

~de Medianeiro (PR) transfere-se para Videira e incorpg 

-/ra¿a2Ãrmazehs Gerais VELOZ Ltda do Pato Branco (PR).Fi 
.. 

‹' ' 
_ 

~ u 

_'/w _._;,_z v ' 

› 

i 
. '

. 

_¿:>/, nalmente implanta a PERDIGÃO Avícola Ítda. A PERDIGÃO 
a \_ '

, 

Florestal S.A. em l982¡ incorporou a NODARISA ~ Empre- 
4 

._ , , .
- 

À' . ` V 
. ,'‹/ _

. 

endimentos Florestais de Videira. Em 1983, ai PERDIGÃO 

Couros S.A. com sede em Joaçaba incorporou a rede PER~ 

BON Couros. Também a PERDIÇÃO Alimentos S.A. incorpof 

rou as empresas°PERDIGÃO Comércio e Exportadora S.A., 

PERDIQÃO Armazéns Gerais s.A. e PERDIGÃO Avícola Ltda 

de Tangará (SC). Em 1984, com intuito de adequar as a- 

tividades hoteleiras â política nacional "estabelecida 
` 

_ . 

pela EMQRATUR foi criada a cia PERDIGÃO de HOTEIS fi- 

-liada`a PERDIGÃO*SÂÀÇ - Comercio e Iudfistria. Tambem
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adquire o controle acionário de três empresas do grupo 
~ incluindowse na transação um Frigorífico (Cantam C1 U3 t¬ +< `: 

'galo), um sistema de granja (SUELY Avícola_S§A.) e uma- 

fâbrica de ração (SUELY Rações). 
'v 

_ 

H As Companhias Abertas SABIA atuam com a SA» 

DIA TRANDING S.A- - Importação e Exportação, Comercial 

¬ Corretora de Seguros Ltda, Processamento de Dados e 

. Gráfica. Seo Attíiio, atual Presidente de Honra do Con 

selho de_AdminiStração confessa: "... Sozinho não te~
. 

› ria conseguido completä»la. Cerquei~me de minha fami~ 

lia e muitos companheiros fiéis para a construçao do 

j complexo industrial SADIA". Afirma seo Saul W... Os a- 
, _ 

. ø 

~ nos passam depressa..Jã se vão sessenta e nove anos. 

\` ' Mas se eu pudesse voltar atrás voltaria para começar 
° tudo de novo“; ~ 

HJ. ic 

. A/ 
,

' 

/,/' 4 

"' 
_ 
Assim deu~se a origem e evoluçao dos peque~ 

nos empreendimentos familiares de Attílio Francisco X5 
. - _ 1 _ . 

vier Fontana e Saul Brandalise pioneiros do pólo agro~ 

tpecuãrio do Vale do Rio do Peixe cujas matrizes das em 
presas dos dois grupos apresentam-se gseguir-intercala 

das com fotos das mais importantes empresas. 
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URIGEW E EV8LUÇÃO_ 

-6Í608 « COLQNIAL OESTE CATARíNENsE
H 

-CHÀP` ~ ALFA Y¬"` 

1") 
C>\ 

.CHAPECÓ # QRIGEM 
_ . v 

. .
I 

V

› 

. \ _ 

Z __ .;;‹ 

, 15" "z ://.

z 

/,//Í¿;>{' O município de CHAPECÓ foi criado em 25 de 

“agosto de I9l7 e sua sede inicialmente'foi _ 

localizada 

em Passo BORMÃNN passando após para Xanxerê; Por quinze 
, 

-« / _
_ 

anos a sede municipal foi alterando~se entre esses dois 
'x , . 

'- 
« 

.
- 

locais. Por decreto estadual a sede passou definitiva- 

mente para o povoado_de Passos dos Índios onde estâ_ a 

.cidade. ' 
~ z 

` '“ ' 
' ' 

f" ; Chapecó em linouagem indíeena Caingang origi- 

na-se dos termos "echaf¡ "api" e "gõ" significando "don 

/. 
,_ 7 

de se avista o caminho da_roça". A 

_ A 

` 

V. 

'_ 
'C 

J 
V 

A ocupação agrícola‹ocorreu somente na década 
' 

¡ 
' I › 

\ ~ 

. 
. 

_ _ 

.~-'_ ‹ 

de cinqüenta. Inicialmente o povoamento de Chapecó aprg 
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/*'cialmente, estava nos suinocultores de Chapecó e muni- 

//” .~"".,-I f ` - 
I '.

. ,ff I 
f 

z /.z 

_ ra

U 

* . 

' ~'1õ5 ~ 

'sentou-se como centro do fluxo mígratõrio~oriundo espe- 
'cialmente do Rio Grande do Suli Fixada^apopulacão¡fiaiim 
'plementado de início a extraçao da madeira, Depois a a- 

tividade.agropecuâria. A partir do crescimento da agri 
1`cultura e da pecuária foram surgindo as primeiras indüs 
d'trias.` ' 

' 
5 

"' ^' “ 

` 

'

_ 

os ANOS CINQUENTA 

g 

o sEQ~PLÍNIo E A s.A.I_c.
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_ _ 4- 4 
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» 'O Frigorifico Chapeco, com a demoninaçâo so- 

-'cial de S.A{ Indústria e Comércio CHAPECÓ foi fundado 
_ , - _ 

.em ll de outubro de 1952, com o objetivo de industriali 
‹ zar produtos suínos. Numa época em que as estradas, te- 

~leigne/e energia elétrica não ekistiami Seo Plínio 'Ar- 
,X ' 

: 
- 

' 
. / - 

` 

-

' 

.lindo De Nes liderando um grupo de empresarios acredi- 

tou nas potencialidades da região. Foram_subscritas 50l 

. ações. O capital inicial foi de oito milhões de_cruzei- 
- ros antigos. Em 20 de setembro de 1955 a empresa ini- 

; 
._ . - -_ _

_ 

ciou sua fase'de.produçãoé Depois da indústria madeirei 
o frigorífico Chapecó o primeiro complexo indus- HzO .H- 

' trial a existir no Oeste Catarinense. Paralelamente pa- .. 
- 

' 
_ 

":`
_ 

'ra atuar na distribuição de seus produtos no centro do 

i 
país, a SAIC criou em 1955, uma filial em São Paulo. AA 

z_fonte de suprimento de matéria prima da empresa, fini- 1 
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4 . cipios cireunvizinhos. 

__, Em 15 de maio de rol iundada a Coopcrati ¡.¡ 
U3. C`\ C) T h . .J u 

, 
'va de Consumo dos Empregados na empresa S.A. Indústria 

Q ' 
_ 

_ 
_ , 

' 

- ~ 
- °e Comércio CHAPECÓ Ltda. Seu objeLivo_foi a aquisiçao 

Í 
de gêneros de primeira necessidade e artigos de uso-pes 

` H_soal e doméstico para venda a`seus associadosL
' 

. 
`

. 

'-OS ANOS SESSENTA 
` ¢ 

_ e -“ No dia 20 de abril de l963, seo Plínio cria 

, a Fundação Plínio Arlindo De Nes, entidade sem fins 
lu~ 

*scrativos destinando-se a promover o bem estar social de 

l_seus integrantes através da prestação de serviço de as~ 

` ¬_sistencia médica, odontológica, farmacêutica, oferecer 

,"nz6ÍÊÊšrcicio de atividades culturais e recreativas,criar 
__.- ,,, - . . 

. _ 

*í,z<Í*e/manter.cursos'ou escolas de qualquer nível. 
I . 

-- ›_ 

, 
. _ 

. . `¿ V 
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_ 
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_ _ ,' ' f' ," 
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A COOPERATIVA DO SEO AURY ~ 
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j.- 
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' f'
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› 

' ~ , 

- 
A , 

" 4Em°outubro de.l§67, tendo ã.frente seo Aury e 
. ,__ . Q. _‹_ . ._ '__ 

' - ‹ n `, . 

.z mais 36 associados era fundada a Cooperchapecõ Ltda. Em 
, 

. . , 

. 
_ 
.dezembro do mesmo ano era instalado o primeiro posto de 

¬ Alto_da Serra. O capital social foi de 984.60 cruzei- 

e'ros. A diretoria começa a trabalhar recebendo no início 
- _ 

¬ .
. 

Í'de suas atividades uma safra de trigo que chegou a 
4 _. _~ _I 

› .Y › 
- ~. ‹ .

. 

V 
I. .. . ¡ 

. - _. 
_ , l.l50.00D mil sacas. Posteriormente-veio a safra de fel» 
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contando com os armazens_da Cibrazen. Com issoá foi ;_3. 
Q!!O 

` " 
- 

_-.-' z .-...Í-.,. V., ¬"- ‹----_--_ ». ,¬ . 

CÍÉIQO O p.!ÍlF.if:§,.Ll'.O Ilclbbwz I›L“v\:“'\.'LÍ'z.‹;*lL,C.'zl'\â'C1.L1t'-_'- CCÍ-u=3_C'.s.O~¬Í. 52 

fx-T' \D (35 30 LJ. (M de associaçao dos agricultores. Em abril de - e- 

xistiam 345 sócios e o capital social integralizado de 

28.848 cruzeiros. Em 69 (no mês de marco) foram criados 
,

à 
1 

_ 
.

_ 

- ~ 
~oSpostosde planalto Alegre, Sobradinho e Tarumazinho. 

' › 

Em abril ê criada a Cooper Central Ltda com 1050 sõcios 

e capital de 205.660 cruzeiros. O passo seguinte foi a 

aquisição de um frigorífico em liquidação para aprovei- 

tar a produção de suínos dos Cooperativados, dando-lhes 

epçäo de preço.e estímulo. 

OS ANOS SETENTA~ _ 
_

' 

_'- A”'E 'abril a Coperchapecõ Ltda tinha 1906 sô- 

_‹ciosfë/um capital de 321.847 cruzeiros. Em outubro de 7"* ' 

` 

. 
_ 

A ` 

v / ' 
› 

'_ 

ze* 
_ 1970 era inaugurada a sede social. 

`

1 

« z *4_ _`No início,de l97l¡ a Cooperchapecõ tinha 1957 

sócios e capital social de 424.699 cruzeiros. 
¡ 

' ^' '_ ›

Í 

9 Ê. 
_ 

Em 19 de março de-l972, seo Plínio instalou 

em curitiba a filial da cHAPEc0 Dist£ibu1âora_âe proâu- 
t 

‹› 

tos Alimentícios." _' 9 `

f 

Em abril de`l972, a Cooperchapecõ tinha 1865 
i .› 

_ 

' I' . :
. 

ú. L. ,z .› 

sócios e 779.894-de capital social, Em julho incorpora
Q 

a Cooperlacticinios. Em setembro cria o posto de Nova 
-.‹ ' 

, 
. _‹ _ \ 

'
. 

Érechim.~Em l973, a Cooperchapeco tinha l54l sócios e

\
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cruzeiros de capital social. (O |_..| *QI o P.) PJ C) 

" ~› Em 25 de julho de l974 era criada a CHAPECÓ 

Avícola S.A. na cidade de Xaxim, para atuar no setor de 

Avicultura. A CHAPECÓ Avícola S.A. tinha como principal 

objetivo a produção de ovos para incubação, produção de 

pintos de um dia, aves para abate, industrialização e 

fu
' 

comercializaçao de frangos no mercado interno e exter- 

no;_No dia 2 de Agosto do mesmo ano foi instalado. em 

Bauru (SP) a filial da distribuidora de produtos alimen
¢ 

tícios. - 
- 

` ' 

z- 
A 

_ 
p 

Em novembro de l974 a Cooperchapecõ funde-se 

com a Cooperxaxiense (l944 associados). Um mês depois, 
. _ 

' 

. u ' ~ 

> 
‹ _ 

. . 
-

› 

substituia a antiga razao social. Passou a denominar-se 
1 

'
' 

Cooperativa Regional Alfa Ltda. A nova cooperativa pas- 
\ 

' 
. 

_
_ 

sa a ter 2879 associados e capital social de 2.743.682 
` ___.z/ '_/‹ 

,-" __ _-,- 
_,, -' 

»'.4 
› / cruzëiros..Em janeiro-de 1975 a Cooperalfa Ltda instala 

. 
' 

_ 

- _/ _ 
_ 

. 
.A , 

/' 

/” `
` C _ os novos postos de Xaxim¡.Quilombo, Cel. Freitas e Jar- 

dinõpolis. “_'” ,f'“ 
. 

,
. 

-)M, ' A S.A.I.C. instala a filial de Porto' Alegre
› 

1 - › 

`
' 

no dia 1<.>_de Eevereirlolçle 1975, 1i.ga~dâ 'â CHAPECÓ Di5_+.r¿ 

buidora. '

f
› ~ 

~ z
ú 

- 
_ 
Em julho, seo Aury; participa da criaçao ¿da 

FECOAGRO.,(Federação das Cooperativas Agrícolas de San- _ 

, 
_ 

- _ 

ta Catarina). A_Cooperalfa Ltda se associou. Sao cria- 

dosjos postos de Vila Formosa, Itaberaba; Águas de Cha- 
' 

_ ¡ _ Í
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pecõƒ Entrerios e Santiagor Em dezembro foi concluída a 
incorporação da Cooperlacticínios.;Nc início de cg ›_J no \1 cy 

' 

.-¬ 'z -¬ ¬' z-.'.¬ ~.z-»....^'I.¬.-$-...¬... _--. ___... --_:,.. ._ -_ ~:_ GS Obrâø JOQ Silva \¿iuu.\.:.›.L::..\.J..ub na LlioLÍ_..L._L¿. da CUULJL. eaO9ä 
ralfa Ltda, em Chapecó. 

¬,_ç_ç___Em l9 de fevereiro de l975_foi constituída a 

empresa CHAPECÓ Construção Ltda, tendo como ramo de ati 
_

. 

_vidade Construçao Civil e a revenda de material de conã 
trução.-Em É de julho de 1976, foi criado o_ Expresso 
CHAPECÓ Ltda que entroú.em ativiââae em Jàn@iro‹mz1977. 
Em setembro surge a Cachoeirinha Apropecuâria Ltda. com 

o objetivo de produzir materia prima para o_Frigorífico 
CHAPECÕ e para CHAPECÓ _ ola.

` 

'nv < ›-fa O 

#4 Ainda em setembro, a Cooperalfa Ltda criava a 

SUPERALFA, rede de supermercados em Chapecó. No final 

do ano a Cooperalfa Ltda tinha 4.780 sócios e capital 
_» . _ ,/' z' . , . . . 

_ 

--'I' w _' 
.

_ iysoeial de 5.556.910 cruzeiros. _
. 

,^ - Em 1977 seo Plínio expande a ação da SAIC ao 

vizinho Estado do Paranã. Surgia a CHAPECÓ Paraná S.A. 

em Francisco Beltrão com objetivo de abate, comerciali- 

zação de aves e a produção de ração balanceada. 
_ 

' z a 

"'A Coopcralfa Ltda iaiciava a construção de Si 
lo Graneleiro em Quilombo. A rede de supermercados SUPÊ 
RALFA atingia Xaxim, Col. Freitas, Caxambu do Sul; Em 

~ . _ f ,

'

~ dezembro deu-se.o da construçao da primeira fase ¡...à. S I»-'‹\ O P. O 

da'Indfistria de derivados de milho.-Houve_tambêm a no- 
- 1 

. . ; f z, . 

- _ 

Çessidade de instalar nos silos que coáeçaram em Xaxim, 

5 
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A assistência tëenica'da.Cooperalfa Ltda foi o ponto 

forte da ação da Diretoria desde }.. 

-Õ 

\.Q (IT\ C2 !. 

' --z.- z.4,: _ 

~ «_ _ 

'Até setembro de 1977, a CHAPECO Avícola, co
_ 

locava sua roducao no mercado interno. E a artir dai 
_ 

. ,. _
P 

passou a atuar no mercado internacional. A primeira_e§ 

portação de 200 toneladas destinava¬se ao KUWAIT.,'
' 

.“._¬. _z Em 1978, no mês de março, a Cooperalfa _Ltda 
‹.. 

' 
_ .z .

' 

iniciava a construção do abatedouro de gado. Instalou 

tambem, a SUPÉRALFA em Quilombo, Águas de Chapecó 
' e 

posto com supermercado. Em julho foi fundada a Associa 
. . 

_

. 

çao Atlética Recreativa ALFA para os funcionários. Se~ 

guiram a Filiam de São Paulo e_instalação dos 'postos 

em: Sede Tretin e Águas Frias¿ A Cooperalfa Ltda ,pos- 

suia 5.547 sõcios e capital social de 7.4§4.345.00 crg 

ZZ

v

7 

zeirosz ' -_ › 

' 
` 

-

` 

A . 

z-" _.-z-f' . 
~' ,

. 

1 __,.-" /mz '_ , 
- _ 

_ 

' 

_

, 

._/__‹ _ Ã - 'V',Í _Em 1979, seo Plínio e seus colaboradores de 
.\` _

V 

diretoria democratizam o capital da S.A. Indústria e 
_' -.Av . '__' , 

' 

À 

_
. 

Comercio CHAPECÓ, obtendo, dessa forma, outras fontes 

de recursos, por subscrição de ações, que permitiram 

novos planos~de expansão, como a modernização e amplia 
~ ¢ . 

_ A _

- 

çao_de abatedouro e investimentos em oatras empresas 

do_conglomerado. O Conselho“de'Administração_temV como 

Presidente Plinio Arlindo De Nes, VicefPresidente Plí- 

nio David De Nes~Filho, como membros titulares Alcides 
,

. 

Tozzo, Alcebíades Sperandio, Arrivaldir de Camargo Mar
1 

_ 
'~l . 1 

. ¡
Í 

tins e Jayme Ernesto Bertaso,lComo suplente Ledõnio

1 \

ú

\ 

‹~ 

'I
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Faustino_Miglionini e Neri Martins Moraes. 
.
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-zzs _» 
. 

. 

' *171

4 

Em maio a Cooperalfa Ltda inauqurou os Pos- 

tos de Salto Saudade, Marema e Irati. Iniciou, em ou- 

tubro as arividades da indústria de derivados de milho 

¬.(primeira.fase) e postos de Sete de Setembro e ;Sanro 

-'Antônio ao Meio.. 

do em 

'\ 

U1. 
.QRO 

No dia 7 de dezembro de 1979, foi constituí- 

Carlos, município distante 49 km de Chapecó 

_ o Frigorífico CHAPECOZINHO S.A. que encampou as insta- 
~ , 1.» .‹ U laçoes de uma outra incustria. A industria Lem sua fon 

I.te de matéria prima em suinocultores dos municípios de 

São Carlos, Palmitos, Caibi, Saudades, Mondaí, 'Águas 
, . 0 ' 

_ 
.\ ~ 

de Chapecõ, Óescanso,'Cunha Pora e Caixambfi do Sul. Pa 
`. 

\ '. . ~ ra incentivar a produçaosuinícola,possui'Departamento 

- 
"'N,v..-"`g;;),~'2. 4 . ` z > ' 

_ 

' 
. 

'/ ' 

,;ú~' gratuita as granjas dos suinocultores integrados. Pe- 

' v 

' A 

«_ \ , 

_.defEomento que fornece assistencia técnica-sanitária
M 

_ 
riodicamente este departamento promove reunioes comuni

~ tãrias para demonsfiraçoes de mêtodos,_reunindo os cria 

'dores numa determinada propriedade e discutindo . com
~ eles aspectos que envolvem a produçao de suínos. 

V __* Q ' 

. _ ._

\ 

OS ANOS OITENTK 

.
¡ 

. 
- 

. › 

O OESTEVCATARINENSE ' 

' 
. 

‹ 1
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,w 1 _ _, '¬ '
'
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`Atuaimente Chapeco e um.grandé_centro produ-
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tor e industrializado: de alimentos, destacando-se os 

_ 
derivados da suinocultura e da avicultura. Há, ainda, 

r a extraçao de oleo de soja_vegetal, a produçao de insu 

.mos e im lementos ara a avicultura, a suinocultura,_a P _ 
P 

_ ç

. 

industrializaçao de lacticinios, um comercio forte, _e 

p 
a prestação de serviços em vârios`setores. O município 

tem no plantio de milho, feijão e soja a principal ocu 

_ 
pação do solo agrícola. No_setor transportes, o munici 

x ' .

. 

pio Iiga-se com os principais centros do.país por es- 

› 
l Lradas asfaltadas e através de linhas_aêreas. Em fun- 

, 

ção dos elementos que apresenta Chapecó ê o pólo cata- 

' lizador de uma região de 40 municípios, os quais 
A têm

_ 

canalizado uma série de interesses. Chapecó, entao, a- 

presenta~se_nos anos 80, como importante, centro econë 

zmicÔ~cultural, politico e social. á 

'I M 
¡,..-' I/ _ . I 

,z;f//M/ 
. A S.A. Indústria e Comerciof' CHAPECÓ S.A. 

_ `› _ _ 

- criou e incentivou o perfeiçoamento de departamentos 
/ .

1 

que cuidam de setores especificos, como Recursos Huma~ 

nos, custos, Estatísticas, Manutenção, Auditoria Inter
x 

` na, Administração de Materiais, Fomento Agropecuário e 

'Assessoria de.Comunicação Social. 
'* 

. . 
_. ç 

. 
_' z 

_ 

A Cooperalfa Ltda, em 1980, instalou 
_ 

novo 

_ posto em Caxambu do Sul. Iniciou o programa de saúde 

aos associados effamiliares. Os socios somavam 7.720 e 

~ o capital social 46.l87.025.00 cruzeiros. Em setembro 
_ ~ ' '_ _ 

.- 

-' - 'z . _ . ._ , 
~

_ 

. v - .
. ; 

,
.

1 

I

»

z

À

w
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Q.
a
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instalou novos postos de Aguinhos, Lageado Grande e -

\
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ú 

~ Santa Luzia. . 

., v 
_' , À

. 

. 

‹¡ A S.A. indústria e Comércio CHAPECÕfaziacfir 

cular o Informativo CHAPECÓ. Jornal mensal editado pe¬ 
1 ,

. 

la Fundação Plinio A. De Nes, para acionistas, clien~ 

tes, fornecedores, entidades e autoridades. A Associa~ 

ção Desportiva Classista CHAPECÓ foi Campeã Catarinen- 
' se com a equipe de Volibol. 

` 
'

' 

_ 

ÍA Cooperativa Alfa Ltda lançou o Alfacred. 
H Em novembro de l98l, a Diretoria autorizava a segunda 

de derivados de milho e Óleos vege~ 
§..‹'¢ D .C-J 

gx 
Ux rr- *tá §_|. Q) 

^ fase da __ 

tais. Somavam 8.957 sócios e o capital 'social de 

75.l89.5l5 cruzeiros. '_
_ 

' 1 . 

I \
- 

_ 
. Em 1982, em janeiro, a Cooperativa Alfa Ltda 

hantecipa~se ao Governo do Estado e institui o Fundo de 
_ '/_.-~ Íi, ' 0 _ _ _ 

- ,,z 1,1- 
. 

.
. 

,,›d;¢iTer;asf O filho do agricultor compra terra e paga 
icom 

_» z _ _ 

^' z›--f' ` 

i V /Z ›- ' 
. 

f 
_' 

I A 
,,/” ` a produçao em cinco ou seis anos, recebendo assistem» 

. `_ 

cia técnica e insumos básicos. Neste mesmo ano foram 
- 

` '~. ¬ . 1 
' ' 

.. 

~ 
,z

. 

contratados 26 técnicos para apoio e orientação-aos cg 

' operativados nos postos. São criados os postos de Vila 

Gaúcha, Petrobrás, São Duiá, Barro Branco e Marechal 
- _ Q ‹ _ 

Bormann. A Diretoria, comandada pelo seu Aury inicia 

¿as obras da-ÊÊ fase da indústria do Óleo Vegetal. 

,.'_ A S.A. Indústria e Comércio CHAPECO incorpo~ 
, ,

z _rava a CHAPECO Distribuidora, a filial de Sao Paulo ,

/ 
`_,' onde_atua-a Diretoria Comercial, pauru, Belo Horizon~ 

' 
. 

_ 

' 

, _ 

`
|

~ 
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te, Curitiba e Porto Alegre~ A ` f't «iParanä jiniciou 

a segunda etapa de seu complexo_industrial com capaci- 

dade de abate de cem mil aves por dia. A ãrea construí 

da possui 1.500 mz, gerando 800 empregos diretos._À Ca 

choeirinha Agropecuária ultrapassa a mais de onze grap 

jas, nos municípios de Chapecõ e Xaxim..A Assistencia 

Tëcnica ê prestada pelo Departamento de Fomento do Fri 

gorífico CHAPECÓ e CHAPECÓ Avícola. o Expresso CHAPECÓ 

tem matriz em Chapecó e filiais em Sao Paulo,_ Curiti- 

ba, Francisco Beltrao e Porto Alegre. A CHAPECÓ Cons- 

trução S.A. foi responsável pela ampliação do Frigorí- 

fico CHAPECÕ_e abatedouro da CHAPECÓ Parana S.A., em 
_ 

V . 

4» Francisco Beltrao. A CHAPECÓ Processamentos de Dados 
' \

_ 

Ltda possui equipamentos de computação COBRA-400 zf em 
_› - ' . 

_ 
,_ 

' __.z

‹ 

) _ 

.‹

› 

Xaxim e São Paulo. Na parte gráfica 
' possui 
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/ ' ' - -O _: \m ¶@\ m n O\ J- 
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uma impressora OFF SET que permite ate.seis mil cópias 

tamanho ofício por_hÓra. A Fundação mantêm um Jardim 
. ›, /,_ _ `

. 

` ~ - 

de Infância para educaçao pré-escolar. OfereCe,tambëm, 
| 

‹
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L

_ 

` fl u ~ 
4 . . 1 _ 

acompanhamento_medico-odontologico, atividades de la- 

' 
- 

` no
~ 

zer e alimentacao-dos pequenos alunos; Um aviao NAVAJO 

para seis passageiros permite atender com maior rapi- 

dez e funCionalidade.a administracao das empresas. Se- 
_

v 

. 
~ , . 

gundo seo Plínio a S.À. CHAPECÓ adapta-se constantemep 
. . .

' 

te aos novos tempos, no âmbito administrativo e tecno- 
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aumento da produtividade e distribuição de renda e be- 

*nefícios a mais de 12.000 associados. 
› ~ _ . z 

_-' Em 1985 a previsao de faturamento da Coopera 

-tiva Alfa Ltda e Central deve chegar a 900.0 bilhoes 

de cruzeiros demonstrando desde 1967 um crescimento me 

dio anual de 300%. A Estrutura de ambas as Cooperati- 

vas tem_por base o Departamento. O número de funcioná- 

rios chega a 2.540. 1.500 na Cooper Central Ltda e 

1.040-na Cooperalfa Ltda. A capacidade de armazenagem 

chega a 3.500.000 toneladas. A frota de sustentação de 
, 

. 
. .z 

- ~ ~ 
recepçao e transporte de graos e suínos atinge 170 vei

~ 
culos, a maioria caminhoes de tonelagem media. Insta- 

` - 
_ 

' 4 - 

.lou em julho a indústria pioneira de suco de laranjas 
\ 

_ 

»
_ 

em Videira. O novo frigorífico de aves, em Maravilha, 

será/cõncluido em dezembro de 1985. Para oferecer sus- 
,}'_..:1_*' ' ' 

z./í, I , ~ ' 
› ‹ ` Í 

r 
›‹`.f'/ tentaçao e respa1do.ao frigorificc de aves a Cooperal- 

\ _ ,
_ 

fa Ltda adquiriu o controle acionário da SIPAL S.A. Fã 

brica de Rações de¿Chapecõ. Hoje a Cooperaifa e a 
\ 

_/ 

._ _ . a _ 

~ma1or cooperativa de Santa Catarina e a 12» no Brasil 
I

_ 

apõs 17 anos de atividades. 
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2 4Assim"deu~se a origem e evolução dos peque~ 

nos empreendimentos familiares de Plínio Arlindo De 
_ 

_ _ I 

_Nes e de Aury Luiz Bonflanese e seus 26 amigos agricult 

,tores pioneiros do põlo agropecuãrio.do Oeste Catari- 
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'nense cu'as matrizes das emoresas dos dois 'ru os aore' 
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portantes empresas. V 

C3 -(T1 
PlO ,_ J Detectaõa a ORIGEM.e a EVOL as_Matrizes 

o 
› 

' 
. ' 

_ 

V 
'

' 

'das empresas, e, o ašsentamento geográfico, projeta - 

- se`¿ «as PERSPECTIVAS para 1990 a partir de_does conã¿s 

-cionahtes: a) Externas e b) Nova Repüblica (A çeorde- 
Í nação do país e as metas para 90) e compatíbíliza~ V 

` mo período, enfoques estes_que serão apresentados no 

, Capítplo 6.
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.lf As CQNDICIONANTES PoL1TicAs E×TERNAs 

' › 
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_

- 

... "Todas as equações que faço envolvem sem 
3 pre uma adesão significativa da vontade, 
'quer dizer, disponibilidade do meio ambien- 
te e o exercício da vontade sobre ele podem 
conduzir as pessoas, as empresas e sociedade 

g a destinos extremamente significativos. Se 
forem significativas as pessoas que projetam 
'esses destinos" (Abreu, Alcides , 1985). 

s, ~ 

. 4, › . 

1* \ ^._ _ .,. ' 

IQUEZA MUNDIAL 
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...-/' ' ' '." 
.. . ., 

I 

_ L _ ¿ /
_

r 
*"' /"~ 4 . Í ' › . 

.,/ /- _ _. ` 

. 
› - z 

z"' ' 

. 

'. O Produto Mundial Bruto (PMB) projetado para 
-- 4' ' I- ' .'- ›/ ' ' ._ . 

` 1990 serä de ordem_de 10.0 trilhoes de dolares, cres- 

centes. A capacidade Consumo do Mundo dentro desse pa-
\ 

. râmetro ë ilimitada. Contrariamente a capacidade de 

produpäo brasileira e catarinense ë límitada-_Porëm, ë 

"'infinita a possibilidade de alcançar a este _ 

consumo,
~ 

- digamos assim, 5.2-bilhoes de habitantes da terra em 
, 

. I.. _, - 

., 1990. Tudo isso š sem limite. z' _' fi _

` 

' ~ ø 4 /' 'j 
g 

'O Terceiro Mundo sera responsavel por parce~ 
¬ 1 
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formaçao dessa riqueza incomensurâvel e natural consu-
' 

¡..|. IJ midor de grande parcela de 'produtos dustrializados 

de`Paz e de Guerra. Tudo isso ë claro, dentro de raí- 

zes e padrões que caracterizam a -internacionalização 

da economia ocidental.`* ` ' A '” "" 

Internacionalizaçao entendida como uma -pro- 

posta imposta aos países periféricos de incorporação 
. 

› \ 

de tecnologias finais nos diversos campos de ação bra- 

sileira e catarinense, inclusive. (Abreu, Alcides, 

1985). 
_ 

' -' ` d

” 

° z. 

A POPULAÇÃO MUNDIAL - Os Parceiros Comerciais. 
z a - 

' 

v z 

\
4 

_. 

_, A_ A 

Os parceiros comerciais da setima economia 
_ 

'
. 

mundial-em 1990 serao: a)~A América Latina com 550 mi- 
. __//", _ __

› 

'":¿¿úç“lHões de pessoas (incluindo o Brasil com l50 milhões), 

_ /
\

v ›`. 

\ \_ , 

b) A ÁFRICA com 700 milhoes e os desenvolvidos. (USA, 

JAPÃO, ALEMANHA, ITÁLIA, FRANÇA, CHINÀ e RÚSSIA). 
_ .` ø 

_ 
_. 

' 
z

- 

.V X _z ` 

.. 
, __,

_ 

‹ 

›. 

¿'¡ 
H 

0 A força de trabalho no mundo passarã de l.8 

bilhoes para 2.1 bilhoes em l990. Para ocupar toda es- 

sa gente será preciso criar. ou mais empregos de _;-J \ MJ 

quantos existem atualmente em todos os países indus- 

trializados juntos. O contraste maior ê que um quarto 
_ . 

` f , 

›
` 

› ~ desta populaçao vive num nível classificado pelo Banco 

Mundial como de "pobreza absoluta". A gravidade resi- 
| _ 

. _ , 
- -, `

' 

1 z _ 
_. _ , 

de no`fato de que no ano 2000 somente dez anos ã fren- 
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` _. 

___ ¬ _ ç ¢~ , . 
~_ 

~ . 
' _ .. 

fe de nossas previsoes 80% da populaçao estara vivendo 
~ _. _ . _ 

nesses países; O que fi2ermos_nos`prõximos cinco, dez 

ou quinze anos, determinará que tipo de Mundo nõs e
~ nossos filhos teremos a partir de entao. 

"¡f1¬“' Os homens devem ter vontade e "consciência 

para reverter este desafio. (Gupte, Pranay, 1984).

ó f ¬ 

'.___' .n 
'“°'-- ›;-:- 

o coMERcIo MUNDIAL - As Perspectivas p;zra'19_9o 

" O Comércio mundial crescerá â taxa média de 
»‹. _ _ 

.- 
_ 

_ _ _ __ 

` _ 

4% ao ano, no período de 1984 a l990,.ém contrapartida 

ao crescimento da economia dos países' _desenvolvidos,
u 

› _ _ _, . , - 

estimada em 3% ao ano no mesmo período.
\ 

` _ ‹~. ~ 
.,;_ ç.izz Esta projeçao nao será uniforme, mas cícli- 

' ~ z' Í/ ×6a,,cÔm uma leve recessao nos Estados Unidos nos anos 
-'.' /_,4‹ * - 

_ 

' 

Í
. 

1 ë ' " zdí” z' f _:_, . 

/.--/"' 

\ /1 _ 

_ ~›_¡ 
- _ ‹ .. ,,- 

2. J*^ 0 
4» 

1986/87, ocasionada pela necessidade de reduzir o defi 
¬ 

_ 
,'\_ `- - 

_

' 

cit íiscal do Balanço de Pagamento e Serviço e combate 
` ' 

. z › 

› - 
-' 4. _ 

_ _

' 

ã inflação que tenderá a aumentar a partir do 29 Semeâ 

tre de 1985, período em que haverá uma discreta desva-
n 

Í '
, 

lorização.do,dõlar. O Protecionismo embora permanente, 

será moderado, «criando dificuldades setoriais sem 

impediri o crescimento global das exportações. Tais 
.. - _

^ 

_ › . 
'. __

1 

afirmações poderão ser cotejadas com os quadros abai_ 
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, a)_As TAxAs 58 CRESCIMENTQ DAS EcoNoMIAs'nEsENvoLv1DAs 

` Í' . % aoalo 

' 

' 1984* 1985' 1986 198? 1988 1989 1990 

- 

À 

' A ` 

._ 
505 

. L 
300 4.0 .4oO 

J o E«<: n 3.o 3;5 3.0 "2.o .«2.o 
_ 

3.o 3.o 

FONTE: BNDES TAXA MÉDIA ANUAL No PERIODO 84/90 
' 

-. 
_ 

' 
- 

A 3¡l% - 

,

` 

OECD 2,9% 

-z. l" A política econômica de FMI não será manti- 

nda, e em seu lugar, surgirâ_uma política ativa de pro¬ 

'moçãc do crescimento.`A*Táxa de Juros Internacional 
` . .\ 

à __ _ 

` permanecerá elevada e seu ápice ~serâ em 1985. Poden 

do ocorrer balxa menores que 10%, ' 

. .. 4 ,z- , 

.-¢"" ,// ' 

_ _ .
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*Í ^b› PREÇQS INTERNACIQNÁIS no PETRÓLEo 
À 

. ›,. 1 

, . 

.I .› , .
' 

_ ,__ _. . 

. / I 
_ 
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` 

\ . 

'
.

\ 

1 _ 

` 1984 1985 _1986 l987_ 1988 1989 1990 

~ 

' -
' 

,- :US $_ 
V1 

_- 1 ~ 
" _- 9: ~ 

' 1 - 299 29 32 .34 37- ' 40 43 
1 BARRIL , 
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FONTE: BNDES 
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Os preços do petroleo voltam a sublr em ter- -1 
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› 

' ou _

1 

. “mos nominais a partir de 1986, dada a desvalorizaçao 1 

4 ' o 
' 

' . 
‹

' 

_do dolar c pelo crescimento das economias desenvolvi-
z › 

1 das. Todavia, este acréscimo nOminal_serã apenas sufi- 

¿.fciente para resgatar em 1990, o mesmo preço real de
_ 

_ 
^ 

. 
- 

, _ _ 

_ 
_ 

› ' À 

-«-1983, .. 
~ -_ - 

_ _ -_

_ 

‹' . 

_ 

` ' 
"` " -_. _ 

‹...z _ 
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_ 
_ __ 

_ 
. 

_ 
~ _ Q

`

~ 
__cY TAXA DE INELAÇAO NOS ESTADOS UNIDOS 

' _ 

u
_ 

_ 
'.-.1984 1985 1986 1987' 1988 1989 1990 

~_,‹n>c~õ-8 ô 5 4_õ -õ 

› _

z 
‹. 

___ FONTE: BNDES 
_. K' \_ 

_

~ 

'fU;*?Í:;¿;;{f_ A inflação nos Estados Unidos, tomada 'como
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dos bancos credores em relação 
aos países devedores será de renegociação com. 'condi~ 
~ f ' çccs razoáveis para o serviço_da dívida dos países suâ 

desenvolvidos. Além de uma visão de longo prazo para 
seu equacionamento.`; ` 

w 
` 

-' '

' 

_ Os efeitos desses condicionantes externos de 
. - - ~ saguam na reordenaçao institucional brasileira, cujo 

ingrediente central será a readaptação do modelo econê 
mico exportador associativo e dependente às exigências 
da'nova Republica sustentada na Retomada do Desenvolvi 
mento Econômico. v 
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-`fz6.2z A NovA REPÚBLICA E A RETQMADA no DEsENf 
. 

_ 
›_V_. Ã 

' ' 

_ .r _ 5,. . 

› - .. «z z, ,_ 

_» ._ VQLVIMENTO _- __ 1 A 
.va .a.'_ ,f_ 

_ í 
A lÍ ÁS CoNn1c1oNANTEs PoríT1cAs PARA A RETOMA 

' DA INTERNA ' '_*Í fi . z 

' 

. 
_

- 

- 

_ 

O governo da nova República, por todo ano de 

1985 estimularâ a retomada do desenvolvimento econômi- 
' ~ ' 

co. Essa estratégia passa pela alteraçao da política 
~ ' 

de renegociaçao da dívida externa de_forma a obter con 
.- ` 

` 'z ' z 
vv diçoes condizentes com-a'realidade interna do país. _ 

_ 

' 'U ø - ~ ø 
,ya __ A soluçao favoravel das negociaçoes esta re¬ / /' 

' '-.« .. . _- _ 7/laclonada a obtençao das seguintes variaveis: 

' 

. Redução dos juros efetivo-, pela elimina~ 

ção ou redução drástica dos "spreads" e 
_ ¡

- 

_ 
-Í taxas de risco;

\ - ø 

H 

.fFixagão de carência e prazos longos para 

amortizaçao do principal e provavelmente; 
' 

. 
f- . 

' ` 
-. 

- 4 _ 

.' . ¡ =
‹ 

_ ¡ ;

- 

' » _ 
. 

_' _~ 
. Fixaçao de taxa de juros máximos a ser pa- 

ga¿ capitalizando-se o excedente, quando 
` 

; fnecessãrio.'Í *~" 
_ 

_ 

A _ 
- 

_

- 
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. 

:_ 'A política econômica interna'serã de retoma- 
da do processo de desenvolvimento econômico, social e 
exportações, fundada nas seguintes prioridades:

~ a) Produçao interna de Petrõleo., 
~ b) Substituiçao e conservaçao de combustí- . ~ 

veis derivados - petrõleo. b
4 ,

. 

lc) Defesa do parque industrial interno devi- 
, tando-se importações desnecessárias. É a 

ç ,prioridade das prioridades¿ 
_ 

_ Paralelamente, a partir de 85/86 haverá re- 
. formulação da política salarial, para compatibilizã-la 

Em a retomada do crescimento, possibilitando-se um peque- 
- no acréscimo real dos salários, para reavivar o merca- ,z/ ,f _° 

_ ._
~ 

,_ “dof1nterno.
. 

'EW 
,/fl 

Í 
' * ` 

; _ /N¢”/- 
~ .¿ Os ventos favoráveis da nova política gover- / f' 

. '

_ 

. 

` ou
_ 

_z 
_ z ^'

. 

- 

' - 
namental, deverao trazer uma menor centralizaçao fls 

-‹ cal, com a ampliaçao da receita dos Estados e Municí- 
pios Brasileiros.' 

'. 
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I 

`
' 

\
. 

_ 
_ 

2... As VARIÁVEIS MAcRoEcô1\1oM1cAs 
u ' 

' 

_ _ 

. 
-_ Y, 

_
. 

. A partir do cenãrio internacional e dos atos / 
n f 1 

. 
_ politicos da Nova Republica,-pode-se construir o con- . 

.' " 
X' .\ 
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y 
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.

_ 
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texto macroeconõmico das variãveisí 

a) TAXAS DE CRESCIMENTO DO PIB E SETORES ECONÔMICOS ” 

.a 

- 1984 1985 1986 '1987 1988 1989 1990 

pm _. ›2.5 7.o a.5p7.o 8.0. 8.0 8.0 

PRIMÁRIO 6.0 5.5 '_ 5.0 6.0 5.o '5.o 5.0 

8.0 10.3 

7.4 6.9 _7_.3 7.2 

sEcU1_×1DÃRIo 4.5 8.0 12.0 10.5 10.5
I 

TERCIÃRÍO ' 2.0 6.8 

FoNTEz BNDES _ 

. 
- 

. . ¢ - 

. . '°
‹ 

- 
z .

' 

- _ 

' 
. 

' 
'

_ 

zp. Considerou-se que, para uma retomada do cres 

,cimento/mínimo para empregar a cada ano a mão de obra 
- /';z/ ' ° 

_» z z . . 

;>× 
/_.. - 

z / .~'/ 

'_ ' .

P 

f 
° v~ 

que chega ao mercado de trabalho e recuperar os subem- 

pregados dos filtimos quatro anos de recessão, o objeti 

vo será crescer a 7%”ao ano, em média, até 1990, que 

corresponde ã taxa histórica brasileira, de modo a-per 

mitir a melhoria das condições de empregos vigentes.» 

'As taxas acima forma.desdobradas com base no 
f 

' ‹ ' 

ciclo internacional_e nas condições internas. 
z , 

z 
‹ . 

_ 

.V 
1

-

C 

_ 1 I 

\ _' 

` 2‹"*¿*'

I 

7'Y
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~ EvoLUrÃo no PIB "Per capita" ' 
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' 'f 
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U8$/HA8 - 

` ' 

‹- 
~ '¿°°°f Í,. 

_ 

narouâoà 5 

2-_°°0¬ __ _,...--°"'Í:us'rAmeN'ro 

~ -1.500-1
› 

LQÔOW' 1 | | ¡ ¡ 
ff 

¡ 
--¡ z 

¡ ¡ 

_.. í_I[ ,nf 
ff 

00- sx az as e4 ` as as -ev ea ss' 9o 

. 

' 

uss cousrâurss oa mas 
_ 

^"°$ 

FONTE: BNDES. ' ' 

b) BALANÇO DE PAGAMENTOS (BC) ~ EXPORTAÇÕES 
. / /' 
.A __,/' ,‹

' I ' 
1 

‹ « 

' ' 

dz, ,__,,- . .
. 

.- ' .z"' - /f 
_, _ 

. :_» 1 8 

' 
V 

`j 1984 1985_ 1986 1987 1988 1989 1990 

Nsdor êapmeços `.^í,/ .À __ ,s 
axmtmuâs de ~ 

¡83 US $ bilhões À27.3 .29.3 29.5 30.7 32.0 33.4 

Taxa de cres- ' 

cimento %- 10.5 ` 7.3 0.7 
_ 

4.1 4.2 4.4 
_ ` _ 

Välor a preços ¡
' 

cormflües - 
. 

` 

~ 

' 

A '_^Ê 
US $ bilhões - 31.2 35.5 37.6 40.7 45.0 49.7 

Partüfiçnçãodos ' ' 

3 

_
_ Imksüfiahza- __ 

' *_ - 

dos ¬ 
.

” 63 65 66 67 68 69 

.~( EoN¶Ez_BNDEs}, ; _

f 

` 4 H z . _ 
.- 

› . , 

. 
' z ~

, u
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__ ' As exportações terão_a mesma tendência-. do 

ajustamento, uma vez que o_contexto mundial ê o mesmo 

e não há diferenças na poiítica cambial. Deste modo,as 
¬z 

' - 
_ . 

Exportações Brasileiras, em números reais, crescerão 

em mëdia 5.2% ao ano, no período 1985 a 1990. A relaf 

- ~ nv 

çao Exportaçao/PIB que chegou a 9,5% em 1981 e 
evolui 

_parai11;5 em 1983 estará no final do periodo ao nível 

de 9.9%. . 

_

_ 

. ¢

a
q 

V
¬ 

_ /_ JA I/ . . 
,/' ~ 

1 t r â 
r F ¡ 

/__,¿, Y 
‹ 

r ¬ ¬ _ 2"” 80 . 81 82 63 84 35 86 87 ,z 83. 89 90 
' 

\ 
Anos 

_ 
1â×As Mámà os .. 

_ 
,_ 

~ cnescmemo × 1

' 

_ , 
. 

(°/.›o.o):x.eeo/eo:7.z› 1.960/7015.4 1968/13:11.; 1.970/ao:9.o 

~FONTE: BNDES. ' 

. À 

Q o. 

, ¢)_BALANço DE .PAGAMENTQS (BPY 4 1:~1PoRTAçõEs "ro'rz›.1s 

._- As importações totais crescerão â taxa média 

l 

real; entre 1955 e 1990 de 8.l% ao ano, ou seja, 
índi-

~ 

/ ce superior a do PIB, passando de US $ 13.5 bilhoes pg 
w 

z 
I

-
1 

-- ra 2Í;5 Bilhões a preços constantes de 1983.

x
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se-ã em 6.é%. Isto âeverfse-â a mudança estrutural_ a 
_ ¿¿ ~.O coeficiente de importaçoes em 1990_situarf

- 

ser estimulada no país, em sequência aos investimentos~

ú

‹ 

_ 

' _ 

em maturação e substituidores de importações. 

Us $ Bilhões 

_
c 

1985 1986 1987 1988 1989 199o

~ US!$BiDxns 
anraües 15.5 18.9 20.9 24.2 28.1 32.o 

flmfixdecnes- 
cflmaün mxmr 
nal - 9.o 17.8 13.0 15.8 16.l__13.9 

pv US!$BiDxEs 
cnnsüflüeede 
1983 -

v
s 

13.7' 15.3 16.4 18.3 20.0 421.5 

. ./, 

Tw¢1decxes~ 
Çhmafifl.real 1.5 11.7 7.2 11.6 9.3 7.5 

Irflporfiações/ X' 
PIB. “' ` 6.0 6.1 6.1

/ 
- z 

'6.4 '6.4 6.4 

FONTE: BNDES 
1

7

z

v

I
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_ _RÉSULTADOS DA BALANÇA COMERCIAL E SERVIÇOS 

(DÉO 

_ 
0 ' 

: ‹
' 

O COMERCIAL-COM A RETOMADA DE CRESCIMENTO 

1984 1985. 1986 1987 1988 .1989 . 1990 

Exgmfizções 
vaknescpg 
names

, 
31.2 35.5 37.8- 40.7 45.0 49.7

~ ~ UMÚYUKÚÊS 
\Eflrxes oq; 
I`€I1teS ' 15.7 18.5 20.9 24Lz' 28.1 32.0 

&fldo‹xme5 
cialxnflrf 
rescxmren- 
tes ` 

_ v 

15.5 17.0 16.7 16.S` 16.9 17.7 
',z .»“ // 

Saldozaçme fi/ ¬ /f coscxmstqz 
tes de 1983

› 

13.6. 14.0 13.1 12.4 12.0 ... ...z..,.. _

z 

11.9 

~qia da Nova Repfiblica.-Deverão sifuar-se a fiartir d 

. OU EM REVISAO. ,'

E 

_ 
10s_sa1dos comerciais, passarão a ser expres- 

, . z

~ 

4» 

'85/6 acima de US $ 15.0 bilhoes de dólares

W

1

Y 
1 , \ J 

sivos, embora, suscetíveis de altáraçao face ä estratš 

0 - ›

/ .
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' 

“~13. 0 SISTEMA Paonuwlvo' 

_ 

z 
- O retorno ao crescimento econômico deve~ ser 

sustentado pelo aumento do consumo via recuperaçao dos 
. _ 

_ .
` 

salários reais e pelo crescimento interno.
V 

_›¡.¡ _- . __ _ 

_ 

_
_ 

Os investimentos necessários em infra-estru- 

tura econômica e social de responsabilidade do- setor 
_ 

au
' 

público deverao ser retomados para atender os compro- 

missos e programa básico da Nova República, com proba- 

bilidade de grande efeito multiplicador sobre o conjun 

to da atividade econômica induzindo a dinamização' do 

.investimento privado. Ainda a maioria_dos setores in- 
\ 

_ 

' _ 

_ 
zw .

~ 
dustriais deverao continuar o processo de~modernizaçao 

,em curso, principalmente a-sua informatização, além de 
/if. " v _

' 

,»»"' investimentos em setores de tecnologia/de ponta.
' 

_: mpg As tendências dos produtos industrializados
z 

na pauta de exportaçao deverao ser estimulados e am- 

pliados, dada a posição conquistada pelo BRASIL. ~ Os 

prõximos dois'anos exigirão investimentos para aumento 
‹ 

‹ _ - 

° _ 
_ 

- _ 

_
_ 

da capacidade instalada e atender as exigências míni- 

mas e fundamentais do mercado interno. De maneira es- 
_ 

_ I ` 

. _ 
_ z

¬ 

quemãtica pelas açoes do governo atual, sao os seguin- 
_ 

' 

. 
_ ' ~ '

~ 

tes setores que tenderao a crescer mais rapidamente ou 
~ - abserverao maiores investimentos. _

› 
a 

_ 
, _ 

_
' z 

'°. \, .. _ . __ ,- _ 

`
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à

à
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. 

. _ 

. INFRA-ESTRUTURA SOCIAL - Principalmente o seguimento 

` “do Norte e Nordeste. 

zÇ GAsTos com AssIsTENcIA.soc1AL - (Aiimantação, saúda 
_ . 

I 

'
_ 

` 
' ~ 

~ 

- e educaçao). ° o 

. PRODUÇÃO DÊ ALIMENTOS 
v- Para o mercado interno.. 

4» 

' 

iq" ' Quanto aos empreendimentos de sustentaçao eš
\ 

terna e adequação tecnolõgica, deverão predominar:
~ 

1 0°- _ a) Os substituidores de importaçoes, em espe 

_ 
óial na 

° 
-_ 

_ 

' ' 

^ 1. Mineração; 

“ 2. Metalúrgica; 

3, Quimica.›V 

;¿íšiÍ/¿'V o) Nos setores de tecnologia de ponta, espe- 
_ , ú __.~ ,,. * â 

.- ,- - _,f-- 
›

- 

,z g ' . › 
. 

_ 
_

_ 

,, / - n ‹ 
4 ' Q 

cialmente a microeletronica e a informatica.Cre-se que 
¬ `_ 

0 setor de Bens de Capital deverá ampliar sua capacida 
› z _

_ 

f _ 
-' _/

‹ 

de até 1990, absorvendo com muito esforço novas 
tecno- 

. .\ 
' .'

. 

logias para suprir a demanda futura.
' 

. 
¡ 

_ - . .
' 

` Ú ` O crescimento industrial brasileiro voltado 

- por duas décadas quase que exclusivamente para o exte- 

°-rior, passarã a ser bidirecionadoi a) manterão e am- 
_ ‹

‹ 

4» 
-' pliarao o mercado externo conquistado e b)atenderão as 

necessidades do mercado interno. O problema a ser ven- 

” cido diz respeito ao volume de recursos necessários pa 
_ _ 

Í 
_ 

- -. ^

~ 

V 

\, _. 
- ' 

_ ¡ | _ À _

_ 

_ 

' 
›.,' 3. . _ _ 

. _ 

. 
' ` 

¡ _
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ra atender aos bens de consumo ue 'ã necessitam alo-3 
` 

. . . « - 

' z - . 

' .car recursos a curto prazo. . 

'

- 

L QÍ 0 CoNTExTo Soc1AL 

,GERAçAo DE EMPREGQS 

ÍSe o crescimento da economia observar a 
CN o\'1 

' tendência projetada, 'ou seja, taxas. superiores a 

ao ano, será possível empregar a mão-de-obra que al- 
' dança o mercado de trabalho e reabsolver parte do de- 

semprego gerado nos filtimos quatro anos. 
\ 

. ,
\ 

),z~ « Mercê da fragilidade estatística quanto a 
- /__,/1'/'_ .H 

. 

I

' 

z'f,¿;;hão/captação da rotação de desemprego 7 considerar-se 

ê para efeito de projeção que o aumento ou diminuição 

no mercado informal,'refletirã a real situação de em- 

prego, pois, na medida que o mercado formal aumenta e 

o informal diminui, a_renda média da população estará 

crescendo substancialmente e com ela a melhoria das
1 

' 4» - 

; condiçoes sociais de vida. .' 
~

'

r 

^ O 

/ . 

\.› 1 
ú \ I
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POPULAÇÃO ECONÔMICÀMENTE -ATIVA -' EMPREGG INE'-OP.M.1\-.L 

PERIODO °` 1980 1984 1985 1986 “1987 1988 1989 1990 

ESPECIFICAÇÃO _' .1 
_ 

~f 
4

› 

..Pn§ em. ni- " ' 

_ 

_4'. * 

›

_ 

-lines de pes-. . 

^' 

...soas(1) _43.8 48.7 50.0 51.4 52.8 54.2 55.7 57.2 

. Ehçmego infimg 
`

. 

:md en nd-- . . 

'1hões‹k>pes- 2. ' 

...soas(2) 18.8 24.0 23.8 23.2 23.0 22.4 21.8 21.2 

_ 
1 Exoe&x>d qn 

` ' ~

` 

. pnaya infor- - . 

' mal em rela- 
z .çã a 1980 ~ 5.2 5.0 4.4 ,4.2 3.6 3.0 2.4 

¬` FONTE: BNDEs. 
4

~ 

. f - 

Í ~(1) Crescimento do PEA de 2.7 ao ano._ I 

-â 
‹ ›

_ 

, . // - | . 

f(2{fSem rendimentos (sem carteira assinada e metade 
.zfëf/' ^ , 

.

_ 

I/í:fÍ¬“”.~ dos da conta prõpria). ' 

__.f \_ 

«, _ 
.. 

z _ 

‹
- 

, , 
.

. 

Y> Decorrentemente além de insumar os novos con 
'I 

/" . n 

tíngentes de obreiros, calculados em cerca de 8,5 mi-
\ 

lhõee de 1985 a 199o,'aiúaa; terá absorção ae 2,8 mi- 

lhões de pessoas do mercado informal. Ainda que, » em 

termos absolutos, o emprego informal apresente exces- »
. 

À_so de 2,4 milhões de pessoas em relação a 1980.' Seu 

3 percentual no PEA reduzir-se-ä sensivelmente,situando-
~ 

_,se em torno_de 37% em 1990, representando em relaçao 
-”' á 198ó¿¿43%ƒ uma queaá de õ8.'. ~

~ 

× 
'

_ 
_ \

.

1
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4 
'
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A considerar os planos a serem postos em pra 

_ 
. f , _

. 

tica pelo governo, no que se refere ao aumento dos gas 

tos sociais e a melhoria de renda pela mudança da pol; 

tica salarial, já anunciadas, facilitarão significatif 

va melhoria no contexto social quanto a geração de em- 

' ‹›
. 

_ 
V 

_ _
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5. CÓNSUMQ ~ As CONTAS DE PRopuçÃo É As TA- 
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~ XAS REÂIS MÉDIAS DE CRESCIMENTO

z
1
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- 

_ 

-

_ 

_ Admitida_a [4- Q: (D\ ¡.|. iv da remessa de recursos para 
››~ z. . 

- . J
‹ 

' ' 
- _ eu _ 

0 exterior, pelas pressoes e ~ nções externas, mensu ;.:. Ú LI. C 
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radas pelos saldos da Balança de Produtos e Serviços , 

pode~se atribuir que o consumo e o investimento inter- 
' QQ no poderao crescer a taxas razoáveis, tendo em vista o 

crescimento PIB acima de 7% ao ano.Mercê da 'política 

de controle inflacionärio, o consumo "per capita" deve 

rã evoluir a uma taxa de 4.1%_ao ano, Z caracterizando 
` _» ~ manancial de melhoria do padrao de vida da populaçao 

e o investimento em cerca de 13% ao ano.. 

PRoJEçÃo DA CONTA DE`PRoDU'çÃo Ó 

. _. 
. .- 

- CEEREÀ 
- ANOS z 'tz 

. 

z f

s 

DEMANDA 
_ 

_ 

'

_ 

BNB SALDO na EAL. 
/» PIB OONSUM3 

A 
Inmílopw DE PRÇD. E SERV. _ 

ÍÍ“'”`Í§4. z_27;õ 1764.8 . 40.5 = 1o. 3 

1985 263.1 199.7 _ 
. 49.5 13.9 

1986 302.5 _- 277.5 ' 59.9 315.1 

1987 340.0 l`. 251.4 74.1' 14.5 
. ã

. 

~l988 381.8 '280.7 
_ 

` 

_ 
'87.1 14.0 

1989.' 437.0 ~ 318.9 104.0 14.1 

1990 500.0 z _ 366.5 119.0 14.5 
. , .

- 

FONTE: BNDES

» 

)› 
. .. \
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"~TAXAS›REAIS MÉDIAS DE CRESCIMENTO 

_ 
DO CONSUMO EIDO INVESTIMENTO ‹

1

o 

'p ' TAXAS 
. PIB .' coNsúMo INVESTÍMENTQ 

PERÍODO z. _ 

'~ 
, 

V _ 9 -z 

- 1980/1970 8.6 8.1 ' 9.4i 

199o/1984 '7.s - 6.7' 13.1
. 

FoNTEz`BNDEs

~ I 

EÍIA FoRMAcAo DA PouPANcÀ E As 
' | . 

_
I

~ 
«. ~CoND1çoEs bo FINANCIAMENTO

' 

_« </I zz/Ê 
~Z-‹»_-'_/ I 

› 

- , -Í ,K ' - ,z 

A reversao das decisoes do Poder Público pa- 
- 4 ~ ra minimizar o astronomico deficit de l.5 trilhoes de 

cruzeiros, através de corte de gastos da administração 

direta, estatais e o aceno de nova série de tributação 
, , . _ 

gradual, poderá promover a retomada das Receitas Tri- 
' 

_ _ Q - 

butãrias e decorrentemente da Poupança Pública que 
, 

- . , 
* 

. , 

crescerá expressivamente, de forma a gerar recursos a- 

_/ 
' . 

. 1 

dicionais a serem usados para financiar os investimen- 

tos sociais, por exemplo) Ou estabelecer parcela signi 
\ _ _ 

._ - z 

ficativa de recursos para financiamento do setor priva 
- v u - ‹ 

' . › ¬ 
. \. ~ 

g 
) .

I

E 

' x 

'if

L

‹.
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Jã 0' 4 Privado, pela recessão teve que U) (1. (_. OH 
redu- ¡›.|. E tƒfl ¡-4 D 0/O

UIC -J ~_ 2... _.: .... ..._ 2 ' "' '- se aJustar as circunstancias da estag - - 

zindo custos e endividamento através do aumento de prg 
5 1

l 

` .- 

dutividade, com a tomada do crescimento economico, ten 

derão a gerar rapidamente lucros, que se transforma- 
nv 

' 

, , 4» '

À 

irao.em poupança a ser reinvestida, alem-de terem proba 

bilidade de expandir sua capacidade de endividamento.

ø 
~ . _ 

ou 

_ _- :"f7Â A INFLAÇAO . 

v . ~ 4 ' 

. ,
' 

_ V _ 
É extremamente complicado e aleatório c efe- 

\ . _ 
_ . 

tuar projeçoes para 1990. Todavia, tem-se a crença que 
A , 

" 
_. .,×' 

. , 

-' ,pf n» ao 

_ 
fñavera-reduçao da'taxa de inflaçao dadas: 

.-'z-' 
,,›-' a) Retomada do Crescimento - Historicamente 

as taxas mais elevadas de crescimento es- 
. I. , 

- ' 

' tão relacionadas as taxas menores de. in- 

Í flação. -2 * 

-Ã`b) As Empresas Brasileiras - Ao.ocuparem sua 

~capacidade, terao seus custos unitários 
À 

¬ , ao reduzidos, tendo condiçoes de transferir 

. parte deste ganho ao consumidor. 
¡ _

. Az 

. Acrescente-se que, o crescimento da produçao
« 

z agrícola, especialmente a destinada ao mercado inter-

a

« 

«v 
.fâišg 

` 13 z-¬› 

›*ñ 

«la
»
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no, poderã_ter efeito positivo. Aliam-se a isso, a po- , 

'_ 

litica_m0netäria passiva e a. 
' z. - _f .

‹ 

*~ 'do crédito. TamJ Ê; 'U |..4 |.z. 9 v(` 

Ç)
IO 

_ bém, deverao ter um efeito favorável com a reduçao' da 
' jtaxa de juros- ` '

' 

do

_ 

Os preços externos que continuarao insuman- 

a inflaçao Americana, podem ser favoráveis, como é 

à o caso do preço do petrõleo que permanecerá abaixo do 

preço real de 1983 até 1990. Crê-se, também, que a po- 

lítica cambial tenha efeito neutro a partir de 85, ex-
~ 

cluindo-se para efeito das minidesvalorizaçoes e infla 

›_çao externa. No que se refere aos preços de 
' produtos »

~ 
exportâveis seu comportamento é de difícil previsao.

› 

_ , ø . - 

Porém, considera-que que os efeitos dos prováveis au-
~ 

` mentos sobre o mercado interno poderao ser evitados 
na ~ 

_com,a~fixaçao de cotas de exportaçao, dada a tradicio- 

/f' 

__/ 
“.íí;~nalidade da política econômica brasileiral 

'~ ×‹ . - 

. _ A questao da política salarial quepmderâter 
› À 

` 

. 
Í /

_ 

_ _ .~ 
' efeito negativo sobre a inflaçao, será absorvidaç pela 

vu \ 'reduçao dos custos unitários colocados anteriormen- LJ DJ 

te, pois com a melhoria da produtividade da indústria 
. _ _ , 

os efeitos citados podem ser superados,_Até porque, em
~ ,'período de_recessao o deslanche normal da_.produtivida 

de ‹._:_ 
mx *U ermite aumentos reais de salários abaixo do au-' 

' mento de produtividade nao apresentam efeito inflacio-

‹ 

nãrio; No Brasil a política salarial nao apresenta re
x 

- 
~ / `. `. 

_ 

- 

-_' 
I

. 

- ..` z . 
" ‹ 

' '
_ 

_ .f , 
› 

, ~ 0 4 
'_ sultado¬em indice de inflaçao. Antes, pelo contrario, , 

' f 
».. 

^' a
\
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atê recentemente, quando se teve por quatro anos ¡ 
uma 

política contracionista e nociva, com o objetivo de 

reduzir a inflação, esta aumentou-a consideravelmente. 

` 

Í 
A 

A expectativa mais plausível_ë a redução cog 
i siderãvel da Inflação. Mercê dos mecanismos expeculati 

vos e psicolõgicos adequados ã longa convivência com 
.

. 

a INFLAÇAQ. 

o , 
- ,

Q 

- H 8. APÊND1cE - A DÍVIDA E×TERNA 
PARÃMETRos -

\

à 

s 
` ' 

_ 
,

' 

_ 

_ 

_'1; Admite-se para que este contexto que have 

.rã›upa*renegociação.da divida que diminuirá o "spred" 

¿;Lf“/“fixando um período de carência e alongando os prazos 

de pagamento. 
V' A 

H H. 

` 
. 

4 

~ 
‹ 2. Presumindo-se os juros iguais a Libor 0,5 

(por cento) constataese com os parâmetros adotados que 

os saldos adquiridos serão capazes de pagar os juros 

ef ainda, terão minúsculos saldos para' gamortizações 
` ø ~ 

z e/ou acumulaçao de reservasf
. 

_ ç

1

-
×

. 
' |

1 
¡

1 
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I 
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À . 

.< . PROJEÇAQ DA DÍVIDA EXTERNA 

...z ..... 1.US$IfiJh5es Correntes 

~ PERÍOUD " 
~ 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

. .DISCRBWDUKÊD '

. 

` .lfispmfihel para 
okmnd>da<fiNi- . 

. ~ 
1 

.
' 

da ~ 

' 12.4 12.3 12.0 11.0 11.1 10.9 

. Jurçs pagos~ 12.4 11.6 10.8 10.0 10.4 10.4 

`.Ammfiizafiks]í- 
_

- 

quiâas . 
- 

' ' - ' 40.7 1.2 . 1.0 0.7 0.5 

1. Dívida total* 100.4 102.4 99.6 98.4 '97.4 96.7_ 96.2 
. 

L ** ' . 

FONTE: BNDES 
' ` 1 

.zífiíik/Ê.`_ ' 

üW,. , 
, 

. . 

- A dívida externa brasileira tenderá a redu- 
~ ‹ ~ 

çao, mesmo em termos nominais. A reduçao real será mui 
. 

z z ‹ 

to maior devido a inflação internacional do período. O
~ 

'quoeficiente "dívida líquida" - "exportaçoes"- passará 

para 1.7 em 1990, em relação aos 3.6 de 1984. A dívida 

consta de 1984. seria ae us $~õa.4 biihõeâ. 
l 

ah! ai 
,,' A presente projeçao nao explicita as bases 

de negociação e desembolso da divida, exceto a redução 

da taxa de juros,`mantendo-se o principal em termos no
Q 

minais ou realizando uma pequena amortização a partir 
› _ * - 

' - I `. 
V' ° 

~1~ z. . 
- .

* 

de 1986..(BNDES¡-l984, p. 47 a_81);' '
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o BRAÉIL desenha-se as PERSPECÍÍVÂ5 fia Ršíiãs 
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_bportunidade$ de Santa Cataxlnaf
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BÍSÂ A REGIAO SUL E As 0PoRTuN1DAnEs DE 
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. SANTA CATARINA' A 
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1 '6.3. A RE01Ã0.SuL 

` A Região Sul terã, em 1990, uma população de 

24.515.857 habitantes. 2.197.719 pessoas a mais.ao qué 

1985. O Paranã terá 9.803.436-habitantes, Santa Catari 

na 4.664.878 habitantes e o Rio *Grande' do v Sul 

10.047.543 habitantes. _ 

4. 
` A exportação de produtos dos três estados al

~ 
cançarã a significativa cifra de 20,5 bilhoes de dóla- 

. , ` 

res, assim distribuídos: «À 
`› ' 

1 v . 

¬ ' 

.. EXPORTAÇÕES D1:e¬z:RE1×1çA 

EsTADos ~ z ._ 5 5 _ f % 
z//Íè”' z 

~ 
_' 

_, .- z~./,z× . 1985 1990 -

1 

4.341.947 99.6 

1.049.687 99.4 

4.359.753 8.701.700 Pmxmâ \ 

5 SmMxxCaümñna ~" 1.055.563 2.105.250 

ø 
4.598.714 9.202.950 4.604.236 100.1 Rkafimamde Sul 

Total da Região '10.014.030. 20.050.000. 10.035.970 100.2 

22.001.599 78.6 BRASII. ' z '27.998.401 50.000.000 

au "FONTE: BNDES. Elaboraçao: Autor. 
4 ' ` 

. 
' 

' 
_ 

^ 

' '

Í 

. _ _ 

- 
,*

- 

_ 
- 

,
_ 

- 
_

.

1 

,g ` AI 

-_ Mais do que uma previsao os dados deverao se 

concretizar, pois, a exportação continuará sendo esseg 
`\ 

I 

' 
_ __ 

. 
_ 

`, 1 . 

cial É atividade_produtiva da região. Até 1990 estará
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. 
. 

_ 
. . . _ _ , 

_
_ 

implantado o põlo carboquímico no Sul, secundado .pela 
‹ '

_ .¬-."l¬.-...: -. ._ -_ ._ - ......°..... ....... ._ _ _ _ ._ _¬ SiiÍ‹:.Luàg.1.Ca dc: Sa.u."C.cx C‹:1.tou.lu.a,_ .|-aC-ic: pçld. Vcilê U0 1.-J |..:- CL. (I 

›Rio Doce. ' ' 
' 

,
~ 

~ Será a saída para a tão propalada diversifi- 
caçao do uso do carvao existente na regiao Sul, princi 
palmente (SC) e (RGS) trazendo um imenso potencial que 
esta por detrás da grande riqueza que ê O carvão.. 

- 

` ~ As expansoes das empresas agroindustriais 
têxteis, mecânica, cerâmica e de telecomunicações nos 

' prõximos cinco anos eliminarao as fronteiras dos três 
. .v ~ ' 

‹ estados que compoem a regiao sul rumo ao centro oeste. 

~ ~ O ramo dinâmico passará a alocar maior parce 
la de investimento e aumentar significativamente sua 

importância no contexto regional. .
, 

' Í . 
p , /_,”/. Isto posto, vamos as oportunidades de Santa /* .

_

× Catarina. z ' 

.›_›' 
- . /, _ 

_ . _ 

~_AS OPORTUNIDADES DE SANTA CATARINA E DAS MI-
l 

CRORREGIÕES ONDE os GRUPOS EMPRESARIAIS Es-
\

~ TAO INsERIDos. 
_ 

- 
-

V 

. 

' Santa Catarina continuará sendo o sexto esta 
ãdo da federação entre os vinte e quatro que* existirão 
em 1990. “ 

/ I 
`

1

5 .-' \ . .* . Q 
) ` A previsão da Produção Interna Bruta Catari-
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~ ' 

nense (PIBC) Será de 10.0 bilboes de dólares ou -seja 

um acrescimo de 3.0 bilhoes de dolares nos __p1o×imos 
.

_ 

` 

' 
"' `~ _~c.-_.. 

cinco anos. Proporcionalmente esta expansao significa 

duplicar a produção catarinense 1095, ou seja,l0 anos. 

Isto representará a geraçao de 400 mil novos empregos 
`~ 

(que com os resultados da concessao de vantagens ã Mi- 

`cro Empresa - rural, industrial e comercial mais a re- 

ordenação da propriedade rural fruto da reforma agrá- 

ria) tenderã a superar a cada dos 550.000 mil novos em 

pregos. 
,

› 

¢ 
^ . 

` 

,_ Quanto ao aspecto da assimilação_ 'intensiva 

de tecnologia terminal iniciada em fins dos anos oiten 
_ 

. 

` o ›

\ 

.ta todos os prognósticos levam a certeza que o Estado
~ 

de Santa Catarina já estará incerido na* quantificaçao 
~ ~ 

e internacionalizaçao da economia. Tal afirmaçao se 
'_"fl. _,z/ ' 

.

- 

'ilpretende comprovar adiante, antes porém, cabe a feitu- 

ra de um exercício de futuro sobre as microrregiões ca 

tarinenses. "" * u

- 

Ó POLO 'cARBoQUIM1;co .

` 

O.carvão ë a única grande_matëria prima dis- 
. V 

- z

. 

ponível em Santa Catarina. Com a implantaçao da Side- 

.rürgica Catarinense completar-se~â a base, para final- 
' 

" 
_ 

_
~ 

mente, se ter um grande nücleo de sustentação Metal Me 
. __ 

_ ¡ ~ ~ 
“cãnicÓ. O complexo CARBOQUÍMICO. O Carvao catarinense

› 

.-«..'¬, 

zv.,-....

. 

-ny: 

,.

s

š

Ê
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'
1

c 
~ _, . _ 

›. 
_ 

- . 

poderá ser transformado em energia e difundido - como ' 

A vz:v~+-A rim _ í ÚU\ƒhJ \¡I \áíO5 mH 
.Q 

}J¢ m 'U
_ 

(U Hm Í 'Uw Vwâu 

_ 

` No que se refere á Cerâmica as oportunidades 
'I ‹ .

` 

` são enormes. O Brasil tem um déficit permanente de ha- 
~ ~ bilitaçao de 7.000.000 (milhoes) de unidades. É sõ mul- 

tiplicar por_metros quadrados~de azulejos e pisos de- 

_ mandados e já se tem o que será necessário produzir 
' ~ 

¬ neste país. E sô um dos grupos localizado na regiao 

tem sozinho a capacidade equivalente a quase 30% da 
~ _- produçao brasileira, imaginem as condiçoes favoráveis ~ 

que se abrem para atender a política social do gover- 

_ 
no daqui para 1990. _ 

_ 
. _

' 
' ~ _ 

_
u 

s ' ' ' ' 
_ 

~ . 

O POLO ACUCAREIRO EM TERRA DE ECONOMIA DE_TEMPO LIVRE O _ Y 

,/ _ _ 

-- /_ ` 

,.-_,//_z' c 
. ,/L ,X i

' 
›._zf -/z _ 

, ,f ,if 
I 

O 
.

_

z e - fÍÍ?”""' 
_ 

O setor açucareiro tal qual a nacional pas- 
`sou em 1985 e enfrentar no mercado internacional a con 

V 
corrência do açúcar de beterraba da Europa. ~ 

_-ç 
_ 
O põlo açucareiro situado no litoral de Flo- 

rianópolis, náo sofrerá expansão da atividade nos prõ-` 

. ximos anos. Os produtos seráb'diversificados em pa-
_ 

_~ drões de embalagens para otimização dos níveis de pre- 

ços e ganhos. A empresa já insumou tecnologia terminal. 
, 4 V

› *e com isso e capaz de superar os demais concorrentes. , 

` ¬Ê_o que existe de mais moderno no campo açucareiro. '

/ 
. ¡ › _ ¡ _. 

1 
' `

.~ Naturalmente, a cana de açúcar nao ê a voca- _¿ 

,ç 
._

›
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ção da região. São os recursos naturais existentes na 

LCI |_'.1 

sã CL ) _ e Florianõpolie que tendem no futuro próximo a 

formação de um põlo de serviço e lazer. 

os PÓLosz METAL MEcÃNIco,_QuÍM1co` E ROBÓTICA 

~ . Quando se fala na micorregiao Norte a pri~ 

"Qual a direção da indüs (D\ meira indagação que se faz 
'tria metal mecãnica?"'Existem duas grandes linhas de 

uso: a) produtos para Paz e b) para Guerra. 
Q , 

'_ 
` 

. . 
I .. 

A 
O mercado de bens de Paz representa duas ter 

ças partes. Uma terça parte ê bens de Guerra. Eles cor 
.

s

~ 
\ 
respondem na pauta de'exportaçao brasileira a 1.5 bi- 

lhões de dõlares. É de se imaginar que nos próximos 
,-// - _ 

._ 

,anosí_alem dos insumos para a guerra estarao sendo pro 
/,..-" '*"` . 

V 

,f - 
_" 

duzidos bens e produtos terminais (acabados e finais) 

de guerra e de paz. lmagina-se que os resultados da 

política_do governo às empresas do setor passam pro- 

duzir, também tratores de esteiras,' motonivaladoras, 

entre outras. O fato ë que a tendência da região será; 

a mecânica, química fina e robótica. Inicialmente para 
icompletar o ciclo atual de verticalização da-produção. 

Decorrentemente, pelos vultosos investimentos em curso 

na aquisição e desenvolvimento de tecnologias termi-
9 

'nais consorciadas com empresas.alemãs, austríacos, en- 
» › 

Y 

. , _ '\,_ _. __› _ `
ç 

tre outras. \

\

ú
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~ z;_¬j ~A indústria têxtil de porte mêdio tenderâ a 

ser protegida pelo governo como já faz hâ nove anos.
~ ' Principalmente com aporte financeiro para nao perder 

.a competitividade e evitar o jâ anacrõnico problema de 

_ desemprego na região. '_" “ 

.

_ 

os PÓLos= TEXTIL, AGROINDUSTRIA E LAZER
» 

. 
'A microrregião de Blumenau apresentará até 

_ 

I 

- 

/ _ 

1990 alterações pouco substãnciais no conjunto esta- 

c dual. Três dos quatro grupos selecionados continuarao 
` investindo pesado na adequação do parque têxtil: a) A5 

_TEx, b) TEKA e_¢) sUflrABRIL¡ › 

` " 
. 

_ , 

`_ Os empresários do setor muito embora tenha 
` convicção.histõrica que a indústria têxtil vingou nas 

/;¿<¢¿areas de mao-de~obra intensiva e barata (foi assim des 
' 

,de os primórdios na Inglaterra) observam o futuro com 

'grande preocupação porque a industria têxtil ` moderna 
~ _deixa de ser insumadora de pessoal para converter~se 

\ 

` '
4 

' em indústria de capital intensivo. Por exemplo, a ma~ 

quinãria tem custo infinitamente mais elevado do que a 

mão-de-obra, Por isso manterão certamente a competiti- 
.-4 ' vidade e buscarao encontrar o caminho da _diversifica- 

› -, ' .. 

zw -» 
' çao que lhes possam minimizar a preocupaçao presente. 

A alteração pelo menos nos próximos quatro 
' ‹‹~¡ .z . _. 

V 

. ~¡ .. ' 

I 

-¬'- 
- -4 Q ~ *f'anos, vira da politica de diversificaçao empreendida

\
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f ' â 
`

.~ ipela Cia HERING e Associadas com repercussoes inclusi- 

ve nas microrregiões do Vale do Rio do Peixe, Oeste e 

Planalto Catarinense. ` .H
^ 

_ 

' 

' Todos os prognõsticos sobre o segundo século 

do mais antigo grupo empresarial catarinense levafnos 
~ ~ 

a produçao de alimentos, material para comunicaçoes 

(po Paranã) e Lazer. (Hotéis PLAZA HERING). A cia HE- 

RING encaminha-se nesta direção. » 

' 

f

A 

Í 
_ 

~" A ARTEX investirá pesado na segunda unidade 

de fiação no Paranã. Além de iniciar a. diversificação 

no ramo de minerais não metálicos, e comêrcir›atê l990. 
`.| ' 

. 
- 

.'- " ` .~ ¢ - 

'O PÓLO AGROINDUSTRIAL (PECUÁRIA E FRUTICULTURA) Do Rio "\ 
. 

'

. 

Do PEIXE A

" 
' 

° . H 

-. V 
. 0, 

_;;›-«f . _ 
.' /

- 

f' 
_ 

A microrregião do Vale do Rio do Peixe terá 

suas atividades bipolarizadas na pecuária e fruticultu 

ra. A pecuária requererã investimento intensivoL_prin~ 
cipalmente para expansão das unidades fabris, do'sistÊ 

ma de integrados e apoio. (Insumos_e plantel principal 

mente). Ela será responsável pelo alto Índice da produ 
OU › ‹ Qd . ' 

_çao agricola na regiao se se concretizar a politica 
_

. 

.do governo federal para produçao de Alimentos. A soja 

.atingirá Índices superiores aos de 80. Nao'necessaria- 

mente_pela expansaq de plantio, mais pela racionaliza- 
....`,, :__ _ 

. , 
~: ›

- 

, 

.
. 

ção e produtividade. ' -U 
'A `

-

1
1 

«.

E 

wi'

›.
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. - É A baixa rentabilidade do setor, 0 alto grau
. 

4 1 
ow , . _ 4 _ 

- Q 
de risco que envolve os empresarios exigira ate ¡.4 LO \.O (D 

esforço e observância ao planejamento estratégico ini- 

ciado nos anos oitenta. Haverã necessidade de recorrer 
nv 

as Bolsas de valores para consolidaçao dos planos de 
uu .- 

expansao, e/ou modernizaçao. Por outro lado o setor de 

~ fruticultura saturado, no que se refere aos diver- LJ. QM 

sos projetos e programas de plantio' principalmente ma I -n 

~ ~ Y 4 ~ 4 
ça, canalizara' mais inversoes ate 1987. Paralelameg 

_ 
te investirá na infra-estrutura de armazenamento, uni- 

. l
. ' ~ ‹ 

. dades industriais e tecnologia de produçao de suco de 

. Os prõximos cinco anos para fruticultura se- 
\ 04 ~ rao de apropriaçao de tecnologia para posteriormente 

l_.- _ 
_. 

,

. 

, ,
~ 

pq, 'transjormar a nova riqueza catarinense - A MAÇA em su- 

>”@/,*”Êo para atender a demanda mundial crescente.
u 

_ 
z - 

. 
-. , /z , _ 

O PÓLO AGROINDUSTRIAL E COOPERATIVA DO OESTE CATARI- 

NENSE A 

O oeste catarinense que hã quarenta anos a- 

' trâs era absolutamente inacessível, por qualquer meio 

. humano de comunicação, nos anos 80, está colocado no 
_ 

' ›
' 

~ meio do mundo. Ali a produçao agrícola, em' abundância 

/ gerafa matéria prima que sustenta a pecuária e a agro- 
\ ' ‹ ,

. 

~,' 
› 

,\ 
I 

~` _ 
`_ r \ 

' 

' 

_
. 

industria. 
` ' 

' " 

r -

à
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1 

_ 1A estrutura industrial a transforma em produ H
. tos terminais que atendem Santa Catarina, Ó Brasil e 

` ~ nu 
os cinco continentes; As perspectivas da regiao estao ~- '~ 4 voltadas para a expansao da base de sustentaçao agrocg 

eu la (feijao, milho, soja) pecuária (suíno, bovino e a- 
ve) inclusive fora dos limites catarinenses. É uma re- 
-gião que atenderá os grupos: HERING, sADIA,PERDIcÃo, 3 lëm de CHAPECÓ e CQOPERCENTRAL. '

' 

._ O oeste nos prõximos anos ganhará mais força ~ ~ ~ com a produçao de graos. A soja e o_milho serao os _ 
. .

` grandes cereais de 1990. '

` 

_ ç 'Em termos macrorregionais a tendência será _

~ 
- ~ ~ generalizar a expansao do plantio de graos do Rio Gran 

_.. de do Sul ao Centro Oeste do Brasil; 
. _» ,/ z

n

2 
fljffií/¿ 

_ -Os grandes conflitos agrãrios, a política a- ¡ 
.

. /__ _ _z‹«' - 
. -

_

~ rícola e o baixo re o do rao no mercado internacio- 9 
.

. 

nal, odem a ersistir os níveis atuais, reverter a 
. 1 

,
. 

expansão e a consolidação agrícola. (Não somente, no 
Oeste Catarinense,.como também, na região sul). 
` '- Se tal prognõstico vier acontecer restará a 

` 

àl associaçao dos grupos empresariais envolvidos alocar ›
. . ' 

-

' recursos que promovam a estabilização do setor. Se is- 
so acontecer, faz~se mister a manutenção da estrutura 
minifundiãria existente. 

- 

'

' 

- ~ ~k..
` 

, 
Í 

. 
_ . 'l Dentro deste contexto resta traçar as pers-
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pectivas dos grupes empresariais a partir dos polos rg 

gionais aqui inseridos. É o que se farä a seguir.
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O modelo integrado, acima ê`uña extrapolação 

'‹feita a partir das informações obtidas junto as empre- 

~. sas e fundamentadas nas entrevistas feitas com 
Asses- 

" sores e Diretores das Empresas GAIDZINSKI e CECRISA. 
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' As Perspectivas Futuras das:
_ 

. 

. 

_ . 
_ › 

' 

a)_ 
"*'^ SUL ãš c› Ec

5 

¬ 
' 'ç` A Atividade econômica da região carbonífera 

- até l990 estará centrada no desenvolvimento da cerâmi- 
”ca fina e implantação definitiva da Siderúrgica de San 

. 

,.
‹ 

~ ta Catarina. Necessitara de muito esforço dos quatro
~ ,principais empresários da regiao, comunidade, governosø 

(estadual e federal) para que se concretize ambos os 
intentos.' - ` 

".b) MAXIMILIANO GAIDZINSKI 

.\ 
_ 

_ 

_. 

'

~ 
` 

, g. /. As metas do grupo MAGASA estao voltadas para ,-/, _»/' 
__, 

'

_ __.-Í;-~a;melhoria da "perfomance" das empresas ligadas aos .›' z
_ 

f' 
ou 4 /r»“” minerais nao metalicos e produtos alimentícios. 

' 

-¬ 
V O setor cerâmico serã o alvo imediato da po-

~ lítica de assentamento e expansao do grupo. . 

_ 
_ 

_

- _q . ._ 
. 

_ V 
W Incorporara recursos para desenvolvimento da 

, tecnologia na área de cerâmica fina, provavelmente em ; 
. . 

-

› 1 çonsõrcio com outros empresários do setor» 
_ 

- O setor de construção civil que 'representa 
_, 

‹.›

z 
_ 
47.5% do faturamento do grupo, a preços de 84, concen- 

¿ 
/ trará, também substancial parcela de recursos. No en* u . 

_ 
t 

. 

_ , 
_ '/ 

d \` tanto, se a política do governo for posta integralmen~ 

" 
~=ú
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. 
. . ¡_ 

¬ te em prática terá retorno garantido até 1988. ._
. 

_ 
faturamento total da MAGASA, exigirá para sua expansao 

~‹.-

Í O setor frigorifico que representa 14.82% do 

'I_ alocar recursos para o sistema de integrado e insumos . 

básicos. A mêdio prazo quantitativamente promoverá inol 

- vação 
'À' 

. c) DIoMÍcIo FREITAS 

-. 

.L . '."":'>.~ . _ 
\ z'. - f 

,g ..¡_› . .~ ,. _,_ v _ 
-

, ~‹.¡~ 

O grupo Diomício Freitas nos`prõximos cinco 

_ panos atuará com quatro subgrupos distintos: l) MINERA-
_ 

- ÇÃO É~Grupo AMANDA liderado pela Carbonífera CRICIÚMA_ 
¬ w 

Ltda, atuará contando com a implantacao da Siderurgia 
¢ . _ " e exploração racional do carvão catarinense. 2)MINERAL 

Y 
V

s 

` 
' ,NÃo¿§ETÃLIco e MATERIAL ELETRICO ~ grupo DIFREI ~ cedi ` 

.. 'Z ¬= 

"Í¿;;>šá's.A.pe Incelbrãs. 3) AGRICULTURA, MECÂNICA e LAZER 
' - grupo CONVENTOS liderado pela Industrial CONVENTOS 

. , ' 

.. . 
_

4 

ow / úv as 

com condiçoes de oferecer sustentaçao ao setor cerami- 
` -¢o_õa região. 4i MINERAL NÃo METÃLICQ ~ grupo cEcRIsAg

` 

` ~x 

liderado pela_CECRISA pisará fundo na expansao do se- 

' 
tor. Recentemente adquiriu o controle da CESACA - Ceráh M 

~` dmica Santa Catarina S.A. São três empresas sediadas no 

~ Estado e uma em Goiás. Além deste setor há o de comuni
~ ~ ' . . 

au' 

.¿ caçao com duas estaçoes de TV e 7 (sete) emissoras _de _¿; 
' ' › 

' _"'f:â!. í q 

' Rádio na regiao. ‹ 

~- 
4 

- .ú 

) _ __ 
_ z 

. V , ` ,_ `
_ 

| -_ ._/.- . 

'. 
, , _ 

`A'MAsAsA oomplétou 25 anos em'I9as e até os :Í

z‹
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30 em 1990, continuará firme no sete; mineral fla° meti ' 

1ico¡ e'.juntamente com 0 grupo_CECRISA; detera
z 

pv 

UI O dê? da 

. 'o' ' db" prgduçao de plsos e 45ú da de azulejos do merca o ra 

sileiro. ' `
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' O modelo integrado, aeima ë uma extrapólaçãó 
~ feiçaaa partir das informações`obtidas junto a empresa. M ;_í 

«ge fundamentadas na entfevista cem Wo vice-presidente 

L 
das Empresas.PÓrtoQello. 
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filosofia das Empresas _USATÍ-PORTOBELLO 
' ` 

» . .- 

V 

‹ 
" . ¬ * 

_ 

i

_ 

."A 
prenuncia. 

_ 
z - à _ _

' 

interesses permanentes ou crescentes, de _ ;a)
H 

-ordem internacional, no mercado exterior, 
_ 

_ -._.z._.z, _ _ 

_ 
- ¢ ' 

e as necessidades desses mercados, consi- 
' derando que as caracteristicas brasilei- 

ras e da região sul possam ser preenchi- 

das pelo grupo. ` 
' 

' '

\ , _ 

_1››

V 

ela deve adaptar-se ã realidade brasilei- 
` O 

' 1
I 

- . _ , Q ra, sobretudo, ãs deíiciencias e gimpedi- 

`,mentos.. ; 

` ' 

' ‹ 
t s , 

, u - 

- 
- ' . '

. 

I 'z _.'› 
* '

' 

~_ ›\ c).valorizaçao e otimizaçao dos recursos na- 
//'A - 

' av 
,/`‹~ turais, industriais e humanos da regiao _×// z 

_ >,í;,/_ , 
_ '

_ 

«*“i;“'. ` onde está inserida. 
4 

f
u 

_/ z/ `/

› 

1.
z 

r \ '
` 

^`\ ' ' 
_ _ .

/ 
' .f ` 

. 
'“ ' 

' ~ 
_ 

e Por decorrência, a açmafutura do grupo visa 
. _ 

_' ,
` 

'- '~ ‹ 

'a_consolidaçao do complexo_açucareiro e cerâmico, sus- 

tentáculos, no presente, da expansão e política de di- 
_' . _

z 

au. versificaçao da USATI-PORTOBELLO. No que se refere aos 

existentes, no caso cerâmico, a estratégia para os pré 
nu 

áimos_anos objetiva.a-ampliaçao, em duas etapas, da u- 

nidade de produção sediada em Tijucas, na região do li 
- Q V

_ 

toral de Florianópolis, com investimentos da ordem “de 

HlQ milhões de dõlares,e_geração de 300 empregos dire- 

tos; V 

- ' 
. " I 

` 
I'

‹

N
0

0

4
q 

›v~

à 

.

L

4

×

n 
_ Q 

...LD ~à 

š
_ 

_ - ,..,› Q 

-.

�



' O I

~ 

` 221 ` ~ 

. 
V 

¡ O complexo agroindustrial, liderado pelo SA- 
' IP GA S.Az - Agroind;:._- . e _ 

c S.A. - ApropecuariÉ rf' '1 -L. 

'ill !¡..I U) gs ãš 91 

concentrarã nos próximos anos, ponderãveis aportes de 

recursos, que serao, simultaneamente alocados: a)_ Em 

plantio de macieiras e b).Na montagem e funcionamento 
uv ` 

da fábrica de suco de maça concentrada para exporta- 
au ' ~ çao.-A base operacional_dadas as excelentes condiçoes 

ê Fraiburgo, no Vale do Rio do Peixe, poderosa fonte 

de matéria-prima. O complexo deverá se estribar na pro 

dução de terceiros, em essência, pequenos_ produtores 

da regiao. ` 

,A 
` Deve gerar, até l887¡`8OO empregos -diretos. 

~ . . \ 

Abosrverâ, mais que o triplo de empregos indiretos, se 
` ~ . se considerar, o ciclo e a verticalizaçao do processo 

¡‹' /, // . ,/ ,_z / __, rfde produçao para esse tipo de atividade. Os investimen

/ 
, 7

\ 

' - --' . / ' --¬ Í fz'-'lí 
_ 

~ ' ` 
. ' _- ' 

tos atuais são da ordem de 2 milhões de dõlares. . 

O complexo para apoio logístico comercial e 
ow ~ sustentaçao dos planos de expansao, a grosso modo, ë 

embrionário. Sua implantação dar-se-ã a partir de 
n 

_
. ~ ' 

l987._A reorganizaçao jurídico-administrativo e organi 
zacíonal feita_recentemente, faculta hoja, a adminis- 

tração a plena otimização dos recursos disponíveis. Em 
z -

, ~ ' 

tempo, os planos de açúcar e álcool serao mantidos nos 

níveis de produçao atual. A política ê buscar maior va 
. `_

_ 

lor agregado através da exportaçao. O plantio da cana- 

ce-açúcar tende pelos fatores de mercado, â estabiliza

z
Q 

*v

1
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ó 

_ 
ção. 

_ _ _ , 

d . - 

_ 

- A ' """* e etimizar e uso das ter ,. _ 'UO ¡..| I-'ÀW |.J. O CU Q;O ui 'z C *II .Cl 

› _

' 

ras improdutivas, para o reflorestamento de _ 
eucapil- 

tos e abastecer as unidades industriais nos -prõximos 

10 anos; Finalmente, existem dois alvos a destacar: 
É Qi

I 

a) profissionalizaçao da administraçao das empresas, 

e, b) busca permanente da produtividade (setoriais e 

internas) das_unidades produtoras do grupo. Em verdade 

na prática, a filosofia se confirma, as empresas USATI 
' , ~ 

' 

_ PORTOBELLO, nos proximos anos, cristalizarao e. amplia 
. .

_ 

nz» rao suas bases integralmente no Estado de Santa Catari 

na. "Mais que uma filosofia empresarial ê uma vocação 

\`do titular da empresa". ` 

..-'///' 
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empresas da microrregião 294 ~ COLONIAL-DE BLUMENAU è 

fundamentadas nas entrevistas com os diretores gerais 

ç 

_da~uERI'NG, TEKAQ ARTEX e SULFABRIL s..A.
' 

‹ _ 

Q 
. . 

` 
_ As Perspectivas Futuras das: 

, . 
, . . 

a) CIA HERING E Associadas - 

au _ ' A expansao que a Cia HERING associadas de 
- senvolveu até 1980 (ocasião em que a empresa completou 

.' o seu primeiro sêculo de existência) seguiu duas ver- 
tentes bem distintas: os ramos: TÊXTIL e'a partir de 

'ç 1970 AGROINDUSTRIAL. 
, 

_o 
. 1 s

_ 

À, O Têgtil jã definitivamente implantado e em 
*` constante processo de adequação tecnológico, que dado 

` 
' _aofbaixo crescimento previsto para os prõximos anos e _ / ,.- __',×/ f 

, 
'

z f _-~- 
. _ ' '-' ~ `‹'- ~ ~ f ~ .~JQz/os niveis de taxa de juros nao serao alvo de atençao 

" ou absorção de recursos. A política para o complexo 
A 

têxtil deverã ater-se ã atualização do parque indus- 
. trial para não perder posição e competitividade. O 

crescimento subsequente, portanto, não será tão rápi- 
'; do, quanto foramfos últimos anos. Considerando as ten- 
.` dëncias de suas_bases operacionais, continuará centra- 
o _ .

V , , 

`ã lizado no Estado com possibilidade de expansão territg 
. ..' ‹. ¡ , 

4 rial no Nordeste,›dependendo da politica que o governo 
' de transição adotar para a área.. ° 

` 1

r
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Quanto ao segundo braço da empresa a Agroin- 

-düstriá, nos últimos dez anos consumiu grande soma de 

investimentos do grupo. Constitui hoje o maior comple- 

xo de soja do pais e o primeiro em exportação (farelo, 

õleo bruto e õleo refinado da regiao sul). '
› 

_ 
A expansão das bases operacionais deu-se pri 

meiramente no Oeste Catarinense, posteriormente Rio 

Grande do Sul, com as incorporações das unidades da 

Kasper e Contrijuí, Paranã, e a tendência futura será 

o dentró oeste brasileiro.(Mato Grosso dd Sul e Nor- 

te) dependendo das condições infra¬estruturais. Os pré 
. , ~ ~ -.f ximos anos servirao.parajmaturaçao e conclusao ' dessa 

. . . ~ ' ..- .política_de expansao e incorporaçoes feitas em 1984 e 

1985./gortanto, as novas inversões deverão ser mais 
.- 

.V/' ./‹ '
. -/" _- .‹"' f ~

' 

z' ' ' " U à _ . ~ 
_A_, flentas ate 1990 e se destinam a consolidaçao. A mesma 

estratégia aplica-se ã SEARA Indl S.A. com suínos, a- 
' 

. 
.f V 

' ' 

- . z _

_ ~ z . 

ves e raçoes. 

_ _ 

' O segundo século da Cia HERING,-busca a di- 

versificação em setor mais dinâmico, como ë o caso do 

futuro complexo $letro~Tëcnico-Eletrõnico, principal -

~ mente na área de comunicaçoesÇ'É neste setor que resi- 
~ ~ de o plano de diversificaçao e onde serao alocados com 

maior vigor os reóursos próprios do grupo principalmen 
- 

' ` ~ 
te devido as recentes alteraçoes nas leis que regulam 

V ‹ . 

, I 
_ 

- . ~ 

‹ _ , ~ ~ ~ 
_as Telecomunicaçoes. Estas modificaçoes forçarao o re- 

dimensionamento do projeto original previsto para a

\

\

0 c
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- EQUITEL S.A. ~ Equipamentos e Sistemas de Telecomunicâ 

cões. O desenvolvimento desse complexo será feito Íino 
" Estado do Paranã. Quanto ao complexo logístico (Comer- 

cial e Lazer) investimentos nos Hotêis Plaza ~ HERING¡ 
'› - 

I 

.

' 

se efetivarão com o assentamento dos demais complexos. 

. 4. Í Do ponto de vista institucional e administra 
tivo a Cia HERING ë responsãve1`pelas atividades' de 

planejamento estratégico das demais empresas que a in- 
' ~tegram..Como ê o caso da Comercial HERING S.A. e Con- 

° . 

. . 

_, troladass Fundamentalmente, a base da expansao e di- 

versificação nos prõximos cinco anos serã Santa Catari 
« na.^i 

'A considerar o estágio de racionalização e 
- sz. 

` 
` inovaçao tecnológica da Cia HERING e Associadas a gera 

4» .- 
' ,çaozde,emprego direto para o futuro será infinitamente . , // a 

_ ; _ _..-- ' -z 
_ 

- 
_ 

i
_ 

2*¿';,z×ménor do que os anos anteriores. Os novos' empregos se 

- distribuirão por: a) Santa_Catarina, mais precisamente
z 

.p z . _‹ 

nas micorrregiões: Vale do Itajaí, São Francisco do 

Sul,_Campos de Lages, Chapecõ, Seará e Itapiranga; b) 
1 ~ ` 

Na regiao sul, Rio Grande do Sul e Paranã. Isso para 
- «z . 

-
' 

' atender aos complexos têxtil, agroindustrial (seja) e 
1 

`

. _ ` - › 

pecuária (suínos e aves). A mëdio_prazo, Paranã com o 
' : 

' 
' 

' ' 

` '

_ 

_ _ 

complexo eletrotêcnico e decorrentemente, pela expan- 

são da agroindústria e centro oeste brasileiro. O Sr. 

/ Ingo'wolfgang HERING personifica a história e as pers- 
_ 

. 
`

_ 

_ 
'pectivàs da Cia HERING e Associadas, na arrancada para

5

1

1

f»
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O II SÉCULO. `
. 

Q . - 

b) TÉKA f Tecelagem KUEHNRICH S.A. 

f O complexo têxtil e de artefatos, em consoli 
dação, estruturado na tradição de sua linha de produ- 

tos} buscará a modernização. Investirã em infra-estru~ 

tura de proteção contra as enchentes e perseguirã nos 
- ~ ~ prõximos anos a_verticalizaçao das linhas de produçao 

. _' _ 

e produtos. Todos os recursos dimensionados, visam a 

produção de algodão e fios passando por certo, pela fa 
bricação de õleo. 

_ 

' As fontes de máteriasëprimas tenderão a se 
_ . - , _

_

~ expandir em Assai, no Paranã, Arthur Nogueira em Sao
~ 

- Êaulo e Rio Grande do Sul nas regioes algodoeiras. › 

ø ,/ / . 

, . ./ '“",/””/ _x' 
_ 

A matriz, as filiais e subsidiárias em Santa 
~ ` 

Catarina receberao parcelas significativas de recursos 
_ _ 

' 

_ 
›'

_ 

' ` no ' an ~ e alocarao somas ponderaveis de mao~de~obra na micror-
z 

regiao de Blumenau. l

` 

_ 
\_

` 

Q ~ `~ ^ 
, O.aspecto de manutençao da tradiçao textil e 

. _ _ _
_ 

. I 9 s 

._ 
"' '^` ' _: do assentamento do grupo na regiao e dado pelo Proies 

. _~ sor e Desembargador Joao de Borba, Diretor Adjunto do 
' 

_ z _
V 

. 
~ 

_ z_ 
_-~ grupo na regiao, Nas enchentes de 84, 90% do parque fa 

bril ficou submerso. Os 3.122 colaboradores, restaura 
ram a Matriz em tempo recorde como se fosse sua prq- 

“')‹ú» z.' - - 
' " ' u› › ø 

priedade, A obrigação de expandir, gerar empregos e 

'\

u
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prõgimos cinco anos ê continuar a crescer no ramo em
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A
o

› 

manter-o cru o no Estado ê oara os 'Acionistas e cola- J P . 

boradores uma questao moral¿..Este objetivo se renova 

em 85 quando o faturamento do grupo atinge S0 bilhões 

de cruzeiros mensais. Presentemente, 0 complexo logís- 
' 4 of N ' 

'
' 

tico comercial e embrionario. E nao existe.po1itica ou. 

estratégia formulada para consolidä-lo como tal. Sua 
-vu criaçao ë projetada para depois de 1988. O Sr. Paulo 

Fritz Kuehnrich personifica, a história e as perspecti 
vas do grupo TEKA. z ~

` 

c) sU_I}i¬ABRI'L s.A.›'-Malhas - 

` 
` 'AA tendência_da política do grupo de capital 

fechado SUÊFABRIL S.A. - Malhas e Nordeste, para os 

'”“§?”šánta Catarina. As metas mais evidentes dizem da expan 
¬ ~‹ 

ou ou sao e ampliaçao das unidades existentes, principalmen- 
- 

_ 
_ , , / ' ~ 

te dentro do processo produtivo, a ãrea de ` confençao 

e malhas em Blumenau. Consolidar as segunda e tercei- 
_ 

» . 

' 
.z . 

ra etapas da Sulfabril - NORDESTE S;A. setores de ma- 

lhas, tinturaria-e fiação. (verticalizacão). Pela ten- 
_

. 

dência dos resultados manterá os_padroes de qualidade 
~ e a_.íff1tia de mercrêêf Conqëisëââefiši¿?8_f£›__-t_qv¢r.t.ëz_-Q:_ 

I I 
V 

.
. 

0 
_ 

. . 

loca juntamente com a Cia HERING Associadas como 
u _” _ l- __i_ _m_f _- liiill-_li.i~-i.i-lÊ$- 2 

duas'maiores indústrias de confecçoes da America La- 

- › - 

Q ,_
n

¬

:

3 

.‹‹ 

*I

\

2

M 

1: ~ ,. 
.z 

\;"t§na¿;pd ponto de vista socialy manterá os níveis de ~ 

›=¬
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_ _ _ 
. ' 0 , 

. 
_ 

‹ 
'

. 

emprego a política de beneficios sociais e^o~ capital 

fechado. . 

~ ^' 
- 

1" Y' ' 
' ” ' 

' 

| .., 

¿ _,¬--~ . - 

â) ARTEX - Fábrica de Artefatos Têxteis s.A 

A 

Í 

l 

(O objetivo central do Conselho de Administra 
ção ê manter a tradição no ramo têxtil, mas deixou im-

_ 

` plícito que haverá diversificaçao lenta em outros. se- 
tores. A bem da verdade, analisar-se-ã, somente ` as 

' perspectivas para o complexo têxtil que envolve 85% 

das atividades do grupo ARTEX S.A.. Investir em Cama, 
' Mesa e Banho ê o alvo imediato e constante. A razão ê 

simples. A ARTEX ê a segunda maior empresa de Blume- 

nau, emfnümero de empregados e faturamento (100 bi- 
A /-ø . 

Í
› 

,~t{fflhoes de cruzeiros); Tambem, mantem esforço permanen /Í... 

v. 
_ _

\ 
‹ .J - 

te para atingir o máximo-de produçao e produtividade, 
/ _ _ 

. . 

/ _ 

'mesmo em época de crise. ` 

1 
.'‹ f 

' 

V «Ê - A produção, considerando matriz e filial con 
tinuarâ sendo uma das maiores do mundo, proporcional- 

_ mente, considerada sob o aspecto de concentração espa¬ 
'cial de produção. Nos próximos anos, o grupo ARTEX con 
tinuarâ investindo na racionalizaçao do sistema produ- 

V tivo, (Treinamento e reciclagem da mão-de-obra técni- 

ca). As inversões estarão sendo canalizadas para a pro 
_ , 1 

_ 
1 . 

, _ ~ ~ ' ` 
\

> 

I _ _ 

“ .duçao de algodao (Fazendas de plantio em Minas Gerais,
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São Paulo, e recentemente na Bahia), Essa politica, dâ 

ã ARTEX 2,5% (dois viroula cinco) da produção nacional 

de algodao brasileiro. As inversoes para 85 em estu- 

do no Conselho de Administração atingirão 45 - bilhões 

de cruzeiros. O grupo vai continuar no setor têxtil pe 

la existência da mão-de-obra crescente, baseada na tra 

dição industrial e por ser Blumenua um põlo de malhas 

do Brasil. ^ 

é 
“ A ARTEX completará 50 anos em 1986, quando 

serã inaugurado o complexo esportivo e social, para 

uso da familia (ARTEX). ' 
'

` 

~~' Atê 1990 Santa Catarina_deterã 85% da produ- 
. _ , . 

~ s 

pu
' 

çao brasileira de malhas.
" 

Q' ° 

,, _ - fz, 
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As perspectivas Futuras das:› 

zu 
a) REGIAQ DE JOINVILLE 

Q ' ~`- 
_ A Mecanica fina e a Quimica fina serao aq ba 

se dos grupos TUPY, HANSEN e WEG para os próximos cin-
‹ 

co anos. A robótica, a mecânica de automóveis, bens de 
zu 

_ 
guerra e agricultura formarao o tripê do desenvolvi- 

.mento'de produtos das unidades_industriais existentes. 

. 
' _ › 

,... 

by A EMPRESA INDUSTRIAL FUNDIÇAO TUPY S.A. 
› z

z 

z 
'

' 

_ 

A expansão das Empresas Industriais Fundição 
- 

. TUPU S.A. dar-se4ã nos complexos mecânico e Químico- 
../"

' 

_..7Plãstico. Estes dois setores dinamicos_sofrerao inoca- 
.zf ./zf /'Í I 

4/ ~ ~ ¢ , 
` 

_ çoes e absorverao parcelas ponderaveis de recursos ate 

-1990. Decorrentemente o complexo comercial tenderá ã 
.Í . 

expansão no mercado internacional como resultado da re 

ordenação jurídica do_grupo_que recentemente implantou 

o planejamento estratégico e definiu a sua Holding. A 
l Q -~ 

_ f Empresa Industrial Fundiçao TUPY S.A.. Ainda no comple 
, v _ 

.
_ ~ ' 

._xo químico-plãstico,_a~Fundiçao TUPY S.A., tem duas 
' das seis empresas associadas ao grupo HANSEN e que po- 

. 
derâ,vir a confirmar-se até noventa um consórcio para 

-Á a pesquisa científica e trabalho conjunto na química 
\ › 

' fina. Referentemente ao complexo-logístico as bases da
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expansão estarão assentadas na região sul e será na in 
fraeestrutura que o grupo deverá gerar mais emprego. A

_ médio prazo o setor metal-mecânico terâ sustentaçao no 
_ _, . território catarinense, com a implantaçao da siderürgi 

ca no sul do Estado. Pelo que representa a nivel nacio 
nal, o grupo TUPY deverã investir em Carajas para _ga- 

rantir as suas fontes de matéria prima. Se até noventa 
houver-diversificação será no norte brasileiro. Depen- 
derã da politica nacional de energia a ser definida 
mais claramente em 1986. 

. ..

w 
_ 

_ 1 

c) CIA HANSEN INDUSTRIAL--s.A. 

./Y 2 '_ 
' 

' ø A ' z 
_ 

r O presente modelo e um substrato de tenden- 
,___ fz- .- . 

Az ;f“" cia que o autor imagina que as informaçoes e análises 
'f ' ' 

,.

v prestadas se efetivarão nos prõximos anos. As inova- 
çoes tecnologicas exigirao dos Diretores¬e 

. Conselho, 
programação de investimentos no setor da química fina, 
que insumarã ponderävel_parcela de recursos. (85e 86). 

O complexo Metal-Mecanico, ainda em formaçao 
' ` ‹- . ~ e voltado a logistica de sustentaçao industrial do gru 
po como um todo deverá ganhar impulso para diversifica 
çao e_expansao do campo da mecanica fina, futuro sub 

r zsetorçdefrespaldo para suprir o pais e_o mundo de prol 
dutos de paz e de guerra. Este último mercado interna- 
cional promissor e de fácil adequação das unidades fa- 

\ › 

, ly _' __ _ _ '_ `¬..-....z¬ _. .. .. -. * ' ' 1- "~~>P`| v › › - -..- -« -..»_....-. - ._. ......«.›. ' 
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_ bris existentes na micorregiäo.' 
ú 

`

. 

. 
,

' 

O complexo _»-_--.e comercial, fechou. o 
.HO ul -lx n -1- J- ')3 

ciclo com a aquisição da Orion Táxi Aéreo Ltda. Com o 
IU _ 

crescimento do volume de vendas e produçao das _empre- 

sas industriais do grupo, a partir de 86, esta 4 área 

será responsável pela otimização dos resultados do gru 
` po. Concentrará investimentos de porte na renovação da 

. frota, e na estrutura comercial dentro e fora do 

paÍS.' ' ' ' 

° .O complexo alimentos e lazer ê recente e de- 

monstra ser a diversificação mais recente do grupo.Por 
` consequência deverá crescer até 1990. 

~ - A concentração industrial que há dez anos 
' ~ 

` atrás, basicamente, estava localizada na microrregiao 
' 

_ 
/"4:./ >

f 
, 

_/ _ 
f' . 

4 .U 

ÍH,;;Jde Joinville, em 1985, concentrar se a em Sao Paulo e 
,. 

~ Bahia. Mas recentemente ingressou na agropecuária no 

Estado do Mato Grosso centro oeste brasileiro. 
1

- 

1 A tendência futura ê manter o nivel de ex-
Í 

pansáo para fora do território catarinense. O fato al~ 
~ ~ 

viçareiro ë que a maior concentraçao de maofde-obra en 

contra-se no Estado no que se refere ã criação de em- 

V 

pregos, a tendência, pelo alto grau de tecnologia nos 
, 

. . 

bprõximos anos ê absorver proprocionalmente maior quan~ 

A/ tidade de mão-de~obra. E esta será em tarefas de apoio 
) ' 'O l I .I O . 

, 'logístico e/ou semi-direta. Doñponto de vista, da com- 
i 

posição do capital, pela tradição, e, postura do seu

â 

Ioffilzøe-v 

4.~nv- 

v-rwnnnpivø 

1-»

* 
i
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‹ fundador, não há perspectiva de abertura para os prõ- 

ximos anos. ' " ' -‹ ' 

_â› A ELETRoMoTo3Es was s.A 

O plano estratêgico_do grupo WEG prevê os in 
av vestimentos futuros vao estar voltado para área de IN- 

FORMÁTICA, que incluirá a área da ROBOTIZAÇAO. Também, 
prevê expansão para as áreas de Química fina, Mecânica

. 

de Precisao e Genética Alimentar. 

A 

-'. Recentemente a empresa decidiu entrar na á- 

rea de informática. Apresentou um projeto junto a 'Se- 
. v 

' cretaria Especial de Informática e foi aprovado. O pro 
` 

jeto esta voltado para o campo de Continuadores Lógi- 

,cos.Programados,'que nada mais ê do que o computador 
jífioítado para controle de processos industriais. Já es-

\ 
tá em fase de produção e a diretoria espera que este 

. . × `
- 

- z 

seguimento seja o grande propulsor do crescimento do 

grupo. Na área de química fina a WEG, tem hoje uma em- 
‹presa, a WEG-Química. A par desta empresa foi instala- 

da uma fábrica para transformação da resina de pinus, 
' › » . 

para a produçao de Breu e Terpentinal Na área de gené- 
'tica alimentar, a estratégia do grupo WEG ê diversifi- 

. › , . 

- car. Lançou-se, ao assumir o controle acionário de uma 
- empresa de pesca, no Município de Penha, SC, inicial- 
'^mente na industrialização de pescadoz Mais tarde agre- 

, \. V 
-. :_ 

` 
,_

.J
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_gou barcos para'captura(6J e o projeto futuro e entrar 
u f FU 

*Õ U1 |-ló O na area de _ ultura objetivando a criaçao_de _peixes_ 

e camarao no norte. Atualmente partem do alimento para 

os projetos pilitos, sempre de forma modesta e econõmi 

ca, para poder produzir_essas fontes de proteínas den- . 

tro de condições viáveis.
_ 

Quanto as inversoes a WEG procederã como no 

passado,.usarã os seus recursos e o que for colocado 

ã disposição pelo governo. Se houver recursos compatí- 
» - . 

. . . ~ 
veis, vai utilizar. Sejam com incentivo ou nao. A Ele- 

tromotores WEG S.A. ê uma empresa de capital aberto, 

podendo recorrer sempre que se tornar necessário, ir 
. _ 

.ao mercado de Açoes. Hoje, ê um grupo de empresas que 

\ 
trabalha altamente capitalizado. Ainda com referência

A 
ao complexo logístico e apoio comercial, será decorren 

fz 1 . * //Z): .~ _ 

as 
`‹ 

,cia-da consolidaçao futura dos outros tres complexos. 
/_‹_,_,.z 

` 
_ 

I 

. . 

/_
- 

A 

z DO ponto de vista organizacional, a WEG re-
~ centemente, promoveu com o apoio do Professor Joao Bos 

co Lodi reformulação Administrativa. Justamente para 

a adequação e suporte administrativo às METAS consubs- 

.tanciadas no Planejamento Estratégico. Segundo o orga- 

nograma apresentado a Eletromotores WEG S.A. passou a 
' 

. . 

1 
'

. 

'ser a empresa controladora, Holding do grupo, possibi-
. 

litando a alocaçao de recursos de acordo com as oportu 
- ¬ 

nidades e necessidades. Passando ãs outras empresas a 
/' ^ 

~
' 

'.z seremvoperacionais. Na direçao da empresa controlada ` ~

1

e
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. "~ 
- z ' - › . 

I Q . existem cinco membrosƒ Um presidente e quadro díret0- 
. res, Em Vice-presidente na área de Marketing, Planeja- 
mento Estratégico, Controle (também a parte jurídica," 

na 
. 

organizaçao ë método, cpd, contäbil financeiro), °Têg 
" nica (macrotecnologia do grupo, laboratórios, normati- 

. - 
- › 

V

' ou ~ no ' zaçao, padronizaçao, fixaçao de tecnologia do grupo) e 
øv 

gp Relaçoes Humanas. Seguem, as sete empresas do grupo cu 
'jo o nümero de diretores ê fixado de acordo com _suas 

~ * 4 ' necessidades. A geraçao de emprego, no futuro,dar-se-a
~ com menor intensidade e segundo Egon Joao Silva a ten- 

- dência será a concentração das Empresas WEG em Santa 
- _Catarina. A ocupação dar-se~ä na microrregião de Join~ 

._ , . '4 

_ville. A filosofia da WEG,.quanto aos recursos humanos 
Q.. A êobservarao o princípio que remota às origens do grupo: 

` 

"Mäquinas, se reforma ou se adquire, dinheiro, quando _/ _ . f / 
‹- " ~.-/// V,/' . 

_ ~ ×; WMnaq,se tem, compra ou empresta, Homem a WEG nao compra 
. - ", _A___,×~ 

' ,~“*/ nem empresta. Motiva e oferece oportunidade. Oportuni- 
, . .

z 

- ~ ~ 
- _dade de dar a ele condiçoes de_aprender a pescar e nao; 

. z ~ 

.¿ ~dar~lhe o peixe".' » 

` 

_
- 

É , 
'n grande preocupação dos três fundadores, 

ou ' que entre si-nao_têm nenhum parentesco, mas têm famí4' 
lias e consequentemente filhos,-ê a "sucessao . Aqui 
também contando com o apoio do Professor Bosco Lodi, 

uv 
4 ,estao executando um plano para os próximos 10 anos, di' 

~ ` 
~ ` 

~ ferenciando os interesses da família com os da empre- 
. _sa.,A_escolarizaçaQ_ê o ponto fundamental pois ê impor
1

› 

' 
~ ~ 

, .

1 . . . . -

w
u

v

s
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tante que o grupo tenha a sua continuidade. 
z 

'

. 

~ ` 

_, . A preocupaçao da WEG que vai para 24 anos de 
- .

~ existência, em setembro, ê também com a sucessao que 

deverá ser feita com muito cuidado. Ela ê abrangente 
.

. 

e atingirá, os nossos familiares que nao venham a ocu- 
' av ~ '

. par cargo de direçao deverao estar preparadas, porque 
. . . 

~ nz eles estarao com o poder nas maos. Portanto, devem es- 
. tar capacitados para tomar decisões.

¢
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_» A __ O modelo integrado acima, ê umë eXtraP°1Ê~ 

ção feita _a parti~r das informações obtidas junto _ 
as ~

Q 

empreses da microrregião 305 -' COLONIAL DO RIO DO PEIXE. 
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‹ As Perspectivas Futuras dasí `4. I.. , ' 

Q 
_. 

~ 

za) REGIÃO Do VALE-no Rio no Psixs 

_ 
A suinocultura, avicultura e a produção de 

_ 
' 

.

› ou ~ ' graos aumentarao substancialmente a produtividade . no 
setor nos próximos anos. Contrariamente, pelas contin- a 

gências externas a fruticultura tomará impulso, cujo 
plantio de maçã, principalmente poderá dar a partir de 
l§87 autoÊsuficiência ao mercado_brasileiro. Aqui a ge 

' raçao de emprego serã significativa até l990. O vale 
`receberâ indústrias novas. Entre elas as empresas USA- 

. , .
.~ '_TI PORTOBELLO e a CITROSAO PAULO. Esta filtima adquiriu 

-as plantações do grupo empresarial PERDIGÃO. A Cooper- 
alfa Ltda de Chapeco, em regime de comodato investe 

. , . 

' - ~ 
z"' _z- ' //'

. ,z 
, ~¿,em'suco de laranja para exportaçao a partir de agosto 
f”//de 1985. ~ 

i 
-›‹ ' 

. z , _ , 
_ _ . _, . 

._ 
, , . 

-
. ' 

- ø
z~ b) A PERDIGAO s.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

I

. 

`

s 

Recentemente implantou o planejamento estra- 
Í têgico e redefiniu seus objetivos e metas. Ao mesmo 

tempo que.ficou' base_ desde 1980 no Vale do Rio do 
~Peixe com a incorporação dos frigoríficos OURO (Çapin-

M 

zal) e PAGNOCELLI (Joaçaba). Acaba de adquirir o con- 
/trolejacionãrio do frigorífico.gaúcho BORELA ampliando *.».. '\ ~ ' .pf \ 

“ os setores de abate de suínos, aves e õleo de soja. Cg
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I..

\ 

' 

_g41 _ 

mo se havia diversificado muito nos últimos quatro a-i 

nos,.fixou o Conselho de Administra ão uma olítica de 
, 

. ¬ P_ ,_ 
' . _

. 

- ~ . ~ concentraçao e consolidaçao dos complexos agroindus- 

_ 
trial e pecuária desmobilizando as áreas de fruticultu

. 

ra em Fraiburgo e Comunicação (Rádio)."

~ A PERDIGAO s.A..Indüstria e comércio passa a ' 

ser a Holding do grupo que atuará em dois setores bra 
. '

' 

ços das empresas PERDIGÃO: l) Alimentos e 2) Agroindüâ 
.tria. A Perdigão nos seus 45 anos procurará consolidar

~ e manter°a sua posiçao dentro dos limites do territó- 

. rio catarinense. ^ 

c) sÀnIA > CQMPANHIAS ÀBERTAS 

. ///,ri;/¿ A SADIA Concõrdia Indústria e Comércio SA em 
. › À_ 

z-' 
í _ 

¿¿;;1985,` transcende a fronteira da Região'Sul a cami~ 

nho do centro oeste brasileiro. 
/

' 

- . 1 

Implanta em 1986, em Goiás a sua maior unida 
'de industrial de beneficiamento da Soja onde mantêm 

sua infra-estrutura de plantio desde 1980. 
4... 

. ,_ Toda tendência de consolidaçao das empresas 

Q do grupo SADIA leva~nos aos Complexos Agroindustrial e 
~ ~ 

_ 

Pecuário onde a Soja, Suínos e Aves predominarao. Sao ›__” 
aproximadamente lÃ3 bilhoes de cruzeiros demandados pa 

I . ~ , ~ ra a expansao do grupo_em Goias, Mato Grosso, Sao Pau- 
. z _

‹ 

_ ¡ 
y A I ' 4

. 

” lo, Paranã e Santa Catarina. ' 

~ V 

- -flw

ã
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___.. .,. , ,. 
_

_ 

. O faturamento previsto para o final deste e- 

xercício chega â casa dos seis ' e duzentos bi- du W pr. )...| D' Ú2 (D 'W 

lhões de cruzeiros. ` 

4 

Caminharã na verticalização da infra-estrutu 

ra do sistema de integrados no estado do Paranã e prin 

cipalmente no Oeste Catarinense inovando na tecnologia 

e genética como pioneira na América Latina. Principal- 

mente no setor de aves (perú) em associação com empre- 

sa canadense.
ø 

. Em verdade, os dois grupos cujas origens es- 

tao assentadas no Rio do Peixe, refletem o desejo e a 

filosofia dos titulares seo Attíiio e.Saul que_ devem 

preaominar atê¡199o.- ' ' ' 

.-^" ,/" - 
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_W _ 
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” ' to às empresas
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;As Perspectivas Futuras das: 

‹ f .

, 

-\ Q GI lã Ê! -1 Gl HI :ld C) f\C_"Ofl"\'C\ Uau 4.4.; ENSE'r É3 É%E 
¬ O Oeste Catarinense, põlo catalizador da a- 

41. fzf' Z . 
1, 

gropecuãria e indústria buscará na produtividade agríÁ 
~ - 

cola a alternativa para maximizaçao das atividades eco
~ nõmicas da regiao. Muito provavelmente pela presença 

da Cooperalfa e Central deverá encontrar forma de pas- 

sentar o agricultor em suas terras e auxiliar os peque 

nos produtores a encontrar o ponto de equilibrio para 
~ ~ 

a diversificaçao da lavoura que permita maximizar ~os 

níveis de ganhos atuais. 
. 

\
_ 

A ãrea encontra~se retalhada pelo número de 

empresas frigorificas principalmente, no extremo oes- 
-- ,f-/` - 

z 
'/ /"'^' 0

~ 
tey“e~os recursos alocados para manutençao do sistema 

` ~ 
de integrados devera passar por uma revisao do modelo 

atual z 
0 , 1 

'z 

b) As ORGANIZAÇÕES s.A. INDÚSTRIA E coMÉRcIo CHAPECÓ

o 

_~A 

n
. .. ,_ _ 

S.A‹ Indústria e Comércio CHAPECÓ nos prõ~ 

ximos anos consolidarâ suas empresas em Santa Catarina 

e Paranã. O seu Plinio que reparte sua vida empresa~. 

rial_com atividade política buscará como empresa de ca - 

'. 

pital~aberto~alocar recursos para manter e expandir .a
› 

*r

v
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ø-‹ verticalizaçao das empresas do setor de alimentos,Elas 
KL) C) di responderão por '>“ do faturamento do grupo. A preocu¬ 

pação do Conselho de.Administração está voltada para a 
-competitividade, produtividade e modernização adminis- 
trativa. A área social e esportiva deverá ganhar mais 
estímulo, pois faz parte da praxis da empresa r desde 
sua fundação. u 

` ' ' 

'

H 

' 

_ 
A S.A. CHAPECÓ ao completar 33 anos como pio 

neira na região, continuará sedimentada no Estado 'de 
Santa Catarina, como ê desejo de seu fundador. 

'

‹ 

C) AS COOPERCENTRAL E COOPERALFA ' 

s
. 

- 

_ 

A Coopercentral Ltda investirá na expansão
~ 

, 
abatedouro de suínos e na implantaçao do frigorífi~ 

' 
çcpfde aves em Maravilha com sustentação nos sistemas 
de pequenos e mëdios integrados. O objetivo imediato 
será assentar e tornar produtiva a propriedade do coo- 
perativado. 

U 

' ' -- ' 

1 ¡¬_ ~¬ `. 
.

' “_ 1 

- A geraçao de empregos em Maravilha com a im- 
plantação do frigorífico deve atingir 700 empregos di- 

' 
`- 

_ A_Coopercentral Ltda em regime de comodato 
juntamente com a-Coopervil Ltda de Videira inicia este

~ ano_a produçao de suco de laranja para o mercado exter 
. 

I 
. 

\ 
. 1 ' no, aproveitando-a demanda anual de produção de laran-
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_ 
ja dos produtores do Vale do Rio do Peixe e Oeste.. 

., _ . Ltda ate tera aumentada 2:0 (`J OO 'U (E- h' fl ¡,..| Ífi IJ -J 43 .D C) 

isua capacidade de armazenagem.(Silos e Armazens) de 
` 3.500.000 toneladas para 5.000.000. Completarã O núme- 

' -ú ~ ro de postos de recepçao e vendas de insumo:Eixado‹quan 

do da fundação e agilizarã o FUNDO AGRÁRIO para assen- 

tar os filhos dos seus associados. O número de associa 
` dos manter-se-ã na casa de 15.000. 

As unidades de produção de farinha de milho
. 

' e õleo de soja serao ampliados gradualmente nos prõxi~ 

mos cinco anos. 

A estrutura administrativa de ambas as empre 
\ sas terão na Departamentalizaçäo o processo pelo qual 

as metas e objetivos das assembléias gerais serão exe- 
,×"".~~'_iíÍ?/ ' 

4

4 

___.. _:>_'__./..›C\‹1tadOS~. _ 
,f 

.I/' 
_ 

- 
_ 

\ , “` O Faturamento estimado para 1985 da Central 
y 

, J . 

. 
› z ~ 

e Alfa deverá ultrapassar a casa dos 900 bilhoes de 
H 

cruzeiros. ` 0

_ 

Traçadas as perspectivas dos grupos empresa~ 

riais para l990,“resgata-se de forma objetiva algumas 

inalações conclusivas. No Capítulo nQ 7 »tentar-se~ã 

comprovar as hipóteses e objetivos delineados no proje 

to de dissertação`assim como, a proposta para uma nova 

/ pesquisa. -
4 

›`_ _,`¡,`,;, _ 

. v".,
› Í
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À CAPÍTULQ VI 

, 
6. PERSPECTIVAS PARÁ 1990 

ABREU, Alcides. 0 camino do Homem. vú1. 2. 1982. UFSC. 

HERÂNG, Ingo; As Perspectivas`da Cia Hering e Associa4 
das; Entpevista Oral, 1985. Blumenau.

l 

SILVA, Egon João. As Perspe¿t;vââ úõ was para less 
, trevista Oral. 1985. Jaraguá do Sul. 

. E2 

ix 
~' . 1JqNIoR,_sau1 B. Q Grupo PERDIGÃU. Entrevi5£õ0rõ1.19s5. 

.‹~"" / 
. 

`

. »~`/,flfVideira. 
. 

1 
_ 

.f 
,- //

\ 

BONDANESE, Aury. As Perspectivas da A1?a/Central para 
Q 

1990. Entrevista Oral. 1985. Chapecõ. ' 

. É ' ' 
.

' 

' JUNIOR, Valério-G. As Perspectivas das Efippésas Usati- 
_ Portobello. 1985.- '. ¬ I. ' 

FILHO, Plínio De Nes. As Perspectivas óà CHAPECO. En- 
' tnevista Oral. 19§5. Chapecõ. '/ . . ' 
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comciusões 

A' Para uma visão mais racional das conclusões 

partiu-sedo HOMEM. Considerado aqui como sujeito e_ob- 

jetivo_terminal do processo transformativo de produ- 

Deste modo, a ordem conclusiva terá a seguin 

te seguência: 

; _l. Comprovação das Hipóteses, e 

.f2. Análise, perfil e importância no contexto 
,catarinense.‹ » « 

.- '-\ ~ 

a) ,Vo HOMEM - 

/' U '/Í‹*”/ 1 
_,-:z‹ = 

_ 
, . /,~.:› - 

__

e 

. z 

vv 
' Comprovaçao da hipõtese nQ 4 "Sobre um certo 

grau de AUDÃCIA, PIONEIRISMO e « INICIATIVA
z 

. dos titulares desses mesmos grupos". 

_ 

' ~A origem, evoluçáo_e perspectiva dos grupos 

empresariais catarinenses relacionados.têm por base a 

_Empresa Familiar. O que está por detrás da história da 
~ _ ¡

- 

industrializaçao de Santa Catarina ou 
_ 

enriquecimento 

pela indústria nos titulares de cada uma das primiti- 

vas e minfisculas fábricas sáo: a) o desejo; b) inicia- 

'tiva¡e vontade, com pioneirismo e um certo grau de au-



¢
› 

. ›

1
1 

dãcia para assimilar os seus papéis e o desempenharem ' 

socialmente. ' 

* -249 

' 

V 
É preciso afirmar que a maioria eram ran |- B ›-» Q 

i `tes que para cá vieram ã procura de paz e riqueza. Ti- 

nham conhecimento técnico e a convicçao de que sô 'o 

trabalho gera riqueza, mesmo na adversidade. 

_ 

A característica comum na origem dessas em- 

presas reside na família, espelhada na figura pater- 

na, onde os interesses implícitos do fundador confun- 

dem-se com a marca explícita da empresa. Foi uma espé- 
~~ oie de relação CRIADOR-CRIATURA que permitiu a prospe- 
'. ridade e o avanço evolutivo das empresas e simultanea-

~ \ 

. mente da regiao a que'estavam-inseridas.. ' 

\ , 4 \ _ \ _
. 

` O que na verdade estava (e permanece até ho- 
,fz 

zf = 

fje) por dentro das empresas originais era o "espírito 

do dono". Foi assim, no FJ. 
.'15 

PÁ O p. O com Hermann e Bruno HE- 

RING (l880) até com_Werner, Egon e Geraldo em 1961, em 
vv bora, sejam exceçao â regra. 

' 
`› ._\ 

Outro-fator que reforça a hipõtese comum a 
-z-'

~ todos está centrado.na formaçao do capital social dos 
. 1 

'
. 

_modestos empreendimentos iniciaisz_Todos constituídos 
' de pequenas poupanças como foi o caso para citar um,de 

~ » 

_ 

Hermann HERING que antes fora contador,' manufaturador 
"“" 

* de cigarros e proprietários de botequim, com o saldo 

de pequenas economias adquiriu,de terceiros os equipa-

x

ú

z 

za.

z r
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mentos e insumos têxteis com o que iniciou o seu empre 
endimento. Assim como - através de aplicações cons- HsO «J- 

-|~:n-rtpc da €vr'‹c›ñnn+::›‹: Ha r¬;=n'¡+-21.1 É rfnø hnncnnrwíram rpân- ....... _... _. ....._.~.c.....-... ...V ....¡.._....... _. 1..., -.,--...c.._,...- .,.... ....... 

. ter, atualizar e expandir seus negõcios, pelo menos 

_atê meados da âêcâââ de 1950. 
‹. 

Esse espirito de audãcia.e risco foi avaliza 
_ 

_ 
_.- 

do pela crença de que o melhor capital que tinham dis- 
ponível era o homem. 

~ - 

_ Inicialmente a relaçao de trabalho se confun 
dia com os laços consanguineos em torno de quem poste~ 

riormente outras pessoas se justaram. Na verdade o con 
ceito de colaborador deu a cada um de seus parceiros 
a sensação de que pertenciam ã família. Sem estes par-

. 

~ ceiros a familia ou empresa nao sobreviveria. 
. . o /Íf*/ 2 4A estrutura hierâquica da empresa familiar 

~fquë deu origem aos grupos pode ser assim desenhada. 

_
z 

MODELO SIMPLIFICADO 
U 

_ . 

...K 

...-up. 

-.¬....-__. 

--1-›.--_.

,

o
u 

' TITULAR' 
- - tvaovnmrámo) ' 

_ 
|RMÂos cuNHAoos

z 
. . 

' 1 
1 -¬ _' .. ..z._._...._-_. ._ _ z 

` I' › 
_ . . ' 

14 
lr

‹ 

ntuos soemnnos Neros ' 

' 

' 
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*"climáticas e riqueza do solo". 

c O acentamento geográfico dos originários em- 
- - ...z 

preendimentos deu-se de forma expontânea, podendo ca- 

racterizá-lo dentro de um intervalo de tempo que abran 
ge o.período de 1880 a 1967. A afinidade entre os imi- 
grantes (raças,-hábitos, costumes e interesse coleti- 

vo), facilitaram a integração da empresa com a comuni- 
dade. O prõprio relevo do estado catarinense estimulou 
o processo interativo. 

. _ . - 

' 

. 
› 

‹ ‹ 

_ 
Pode-se contar, também, que os vínculos fra- 

ternos e comerciais com os países de origem, possibili 
. _ v ' 

taram vencer-os obstáculos físicos, geográficos,. de 

escassez de matérias primas, maquinárias e tecnologia 

gue;marcou o Estado,de Santa Catarina de 1880 a 1967. 
. ,-__, _ 

_,._./- . 

' . , z 

..,-zf* ‹ 
' 

_ 
›

. 1 - ~ ~ 
' Com exceçao das regioes deBlumenaue Joinviš 

le, as demais áreas fioram favorecidas pelas excelentes 
condições climáticas e riqueza do solo. Fértil e propí 
cio para a agricultura (temporária e permanente) res- 

ponsável pelo desenvolvimento agroindustrial e indus- 

trial a partir.dbs anos quarenta.
' 

. Do subsolo extrai-se o carvao e'ä argila, bg 
sicamente protegida pela serra do mar, em cujo lito- 
ral fornece o alimento, serve, também como canal 'es- 

coador das riquezas prodpzidas no Estado para o Bra- 
mà 1. . . 

' ' 3 
z - . I 

¡ 
- ` sil e o mundo._ ` 

¡...
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\ ‹` 

.'13 ,_ 
_ 

As condições climáticas, a vocação dos cata-
/ 

' O eu , rinenses, o relevo geografico e a posiçao estrategica
~ de Santa Catarina em relação ao sul do País, sao fato-

~ ` 
A res que possibilitaram a desconcentraçao industrial, a 

` harmonização econômica e o surgimento dos grupos empre 
sariais catarinenses. 

_ 
. 

^~ 

"- A maioria desses conglomerados expandiu-se, 
a partir do surto desenvolvimentista dos anos 60 a 70, 

s respectivamente. A 

_C) O ESTADO COMO ÁGENTE REGULADOR DA ECONOMIA 

Comprovação da hipotese n9 2 "Na política fa 
vorãvel de ordem governamental", 

1>?f 
O "

i ¿wjf?= /// À 

Quando, em 1890, os HERING (Hermann e Bru- 
›.. / _ 

,,× 
',/fnö) pioneiros da indústria de malha branca no Brasil 

completavam 10 anos de atividades da Comercial Gebrue~ 
der HERING a economia brasileira_sob a égide da_1 Re- 

' pública (espírito agrário cartorãrio) detinha altas ta 
xas de crescimento dada a expansão da cultura do café _. _ __ .. 

uv ` " ' 

.- -'que os empresarios brasileiros controlavam tres quar 
. . 

~ tas partes da oferta mundial. i' 

_f 
) 

' De 1890 a 1925 a primeira remanescente de um 
5 dos grupos selecionados, sobreviveu sem a interferên- 

cia'do Reino, República e`Estado,-respectivamente. 
... z. . - 

- 
' * f .. - '

f
«1
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, , 
Externamente as Vinculaçôes com -empresários 

' paulistas foram äecisi$as_para os então pequenos em- 
' ---¬--- ----_- ,-- _.~-.-.- ¬- 1' ---1---_ -'..._--.--_.- -.-._ _- ¿›L‹:‹:1¡Õ'1.Í.111vz:¡¡'L.u:›. O mesmo sc: fia a. nivel i.uL‹:.Lnauiuual uu- 

- ~ ~ ` 

._mo fioi o empréstimo de instituiçoes alemaes l¿l83.ll3, 
, _

. 

21 marcos para a Usina Salto_de Força e Luz, posterior 
mente transformada na Empresa Força e Luz Santa Catari 
na S.A}, constituída de elementos blumenauenses com a 

. .U ~ colaboraçao de pessoas de Sao Paulo ligadas ao mcvimen 
to por laços econômicos financeiros. 

_ Q 
. A manutenção da atividade econômica na épo- 

' 

ca, em Blumenau, foi propiciada pelo Sindicato Agríco- 
' la do município de Blumenau, que foi organizado e fun~ 

' dado pela VOLKSVEREIN (Sociedade Popular) com o propê 
. sito de criar uma "caixa de empréstimos". 

^ ,//”'_,/, Foi em l907 que surgiu em Blumenau o crédito 
4z;>/ .

° 

,,¿;›bancârio-constituindo~se.num marco da história do de~ 
/" 

senvolvimento econômico do município, Em l9l0 a anti- 

ga Caixa Econômica anexa ao Sindicato Agrícola passou 
a denominar~se Caixa Agricola Cooperativa de Responsa- 
bilidade Limitada dos agricultores do município de Blu 

z , 
-

' 

menau. ç _ _ 

i

»

« 

Em 1927 a.caixa agrícola-foi transformada em 
› , 

-' 

_
' 

` .

_ 

Casa Bancária, sob a forma de Sociedade Anônima, para 
atender ao rãpido~desenvolvimento das transações e do 

entrelaçamento dos seus negõcios com outros estabeleci 
/› _ 

r . _ 
- .-~ 

._ _
‹ 

, *mentos`bancãrios de todos os'cantos do-yasto territõ- 

» ›

1
1

\

1
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rio nacional. Em julho de 1936, a Casa Bancária foi 

e1evada_ã categoria de banco, passando a denominar-se
z 

Banco Agrícola e Comercial de Blumenau, com poderes pa 
«ra criar filiais em outros municípios do estado catari 
'nense. O mesmo procedimento se deu em Joinville com a 

Casa Bancária de Germano Stein e Carl Hoepcke em Flo- 

rianopolis. ' C 

'
-

~ 
' Contrariamente, na regiao do vale do Rio do 

Peixe, foram os atacadistas paulistas que forneciam o 

giro para fomento da atividade agrícola e pecuária, 
_ _ 

assim como, comercial da regiao. O Banco da Província 
do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco Nacional do Co 

' 
. \ 

mêrcio S.A{, ambos com sede em Porto Alegre supriam de 

recursos as empresas catarinenses para investimentos 

em ativo imobilizado e maquinãrias. O mesmo fenômeno 
,ø ,.- ,. 

` ..---~^" ` / ' 

.-,_¿{,- . 

___‹,-" 
'i se observou na regiao do Oeste Catarinense, onde a in- 

\. 

düstria extrativa madeireira e ervateira insumavam crê 
' 1

~ ditos dos bancos gaüchos para exportaçao de madeira e 

erva mate para a Argentina, principalmente. 
. H ,

, 

` ,Este processo que beneficiou as demais re- 
~ 1 ' 

gioes, está ligado â subida do sulista VARGAS ao poder 
.U com_a revoluçao de 1930. Com ele o espírito e o senti- 

mento nacionalista permitiram â indústria sulina a de- 
» _ ~ senvolver com base no processo de substituiçao de im-

~ portaçoesylprincipalmente as do ramo tradicional, como 
p 

'_¡ ' 

1 
` 

i

` 

foi o caso dos grupos catarinenses. `

› 4.

1
1
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- 
. 

›'Portanto,-a passagem do modelo exportador pa 
ra o‹de desenvolvimento autônomo propiciou a- expansao 

,-. _
. 

4» da atividade econômica e financeira da regiau sul e em 

especial a de Santa Catarina. A subida de Nereu' Ramos 

ao poder como interventor facilitou a ascençao e des- 

lanche de alguns grupos. Assim, como, durante o curto ` 

período Presidencial de Nereu Ramos o mesmo se dã.
. 

' A vinculaçao comercial (geradora de dívidas 

externas) com os paises europeus (Alemanha e Itália)
~ possibilitou a expansao de seus produtos no exterior 

e a geração de recursos para a expansão industrial (má 

quinas e equipamentos). Nesse periodo a II Grande Guer 
_ V , . 

. s 

. ra Mundial, cessaram temporariamente as exportaçoes e 
av ' p ' ~ 

_ 
importaçoes europeias, mas permitiram condiçoes de ex- 

,pansäõ do mercado interno e a reorientação das aloca- 
. 

' 
' ,.‹.'Í-f 

l 

- ' 
, , 

/" 

z Í' ‹ 

rf' '”” ções dos recursos sustentados pelos pequenos bancos re 

gionais. 
1 V 

,' 
_ _ 

. ,I . 

Em meados dos anos cinquenta as circunstân- 

cias do contexto mundial, vinculam o governo de JUCEIQ 

NO aos novos interesses produtivos das agências interj 

. nacionais alocadoras de recursos externos, permitindo 
.

.~ 
_ 

a instalaçao da indústria automobilística brasileira. 
IV '

I 

_ 
A implantacao da indústria automobilística 

permitiu deslancha em Santa Catarina do pólo metal 

_)_meoãnico em 'Joinville, comandado pela Fundição TUPY 

_s.A.
`
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* . . 
' 

. 
- .

'

cA 
z z . As agencias de suporte financeiro no Estado 

eram: Banco do Brasil S.A., Banco Indüstria e Comér~ 

.cio .s.A..- INco - sediado em ITAJAI, Ban¢o_Agrí¢o1a cg 

mercial e Industrial S.A. de Florianõpolis e os Bancos 

Nacional do Comércio S.A. e Província do Rio Grande do 

Sul. 
' '^. Sincronicamente o Estado de Santa Catarina 

incerido neste processo implanta e coloca em operação 

no sul a Usina Elétrica de Capivari, mais tarde Usina 

Termelétrica Jorge Lacerda. Facilitou com a pavimenta 
'vv ø › av d '

. 

ççao asfaltica a ligaçao entre o litoral e o planalto 

catarinense. Deste modo permitiu o escoamento da produ 

ção para os vizinhos estados Paranã e Rio Grande do 
‹ 

' A Sul e Centro Sul do pais. A Cia Telefonica Catarinense 

ë'estatizada, o mesmo acontecendo com a energia elétri 
_ _/ _ _ 

. _ 
, ...z __ . 

I . . 
i 

' 

ç
- 

ca e agua. ' ' 

. 
p 

- Data da época, a criação no âmbito do Estado 
. , _ 

' ~ Catarinense de condiçoes humanas e sobretudo financeie 

ra de suporte ã atividade econômica com a implantação 
ø. 

do Banco Regional de Desenvolvimento Economico S.A. - 
' 

. ‹ ' 
~ 

' 
'

_ 

au 4 ` 
' A 

BRDE_com participaçao acionaria dos tres Estados suli- 

nos. Meses mais tarde, surgia o Banco do Estado de San 

ta Catarina (idealizado pelo Dr. Alcides Abreu). Com 

o controle do Governo Estadual. Segue-se o Banco de De 
I _

' 

senvolvimento do Estado de_Santa Catarina. BADESC S.A. 
. 'I .. `l, ›- '. 

1 _
^ que este ano completa 25 anos de existencia. 

F V 
1.-‹
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~ - 
4 

.» Este processo que consubstancia a.'prë-fase 

da internacionalização da economia, iniciada em 1955 

5 interrompido em 1961, com a renuncia do Sr,Jänio Qua 

dros, sem que se alterasse substancialmente o.processo 
` ~ 

em curso. Em 1964, após 10 anos de maturaçao .o país 

resgata sob-o comando militar as bases do Estado Bra- 

sileiro, cujo governo opta definitivamente pelo mode- 

lo de desenvolvimento dependente, que se efetuou atra~
~ 

vês da centralizaçao do poder e politicamente voltado 
`. ~ .` .

~ 
' a concentraçao economica e expansao das empresas: a) 

- nacionais, b) internacionais e'c) estatais. 

_ 

A constituiçao federal de 1967 costurou e 

normatizou o modelo econômico; O Plano Nacional de De» . ~ 

senvolvimento realçou a política e 
` instrumentalizou 

,z /,_. 
.- /.»' ' 

_ 
-~ z-.-f › . 1 .zjos”campos de atividade econômica que seriam incentiva- izi 

..' ,

I 

dos e ou subsidiädos. A Reforma do Mercado Financeiro 
'

~ 
e da Lei das Sociedades Anônimas estimulam a captaçao 

de recursos para as empresas nacionais de capital aber 

¿ As consequências foram essencialmente favorá 
`

. 

.
. 

veis para a grande maioria das empresas controladoras 

3 que puderam verticalizar suas produções, -diversificar 

ou expandir principalmente no Nordeste novas unidades 
› 

' .v 
I 

' _

I 

Q de sustentaçao, inovar, substituir e .desenvolverem 
› . _ 

, z
. 

, . 
.

. 

processos e novos produtos. Pode-se observar essas van 

tagens no bojo do capitulo n? 5 Origem e Evolução.

\
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zu 
> A bem da verdade nao foram sô os ventos fa- 

__-ca de governo.dos ültimcsvinteanos. 'UO f-I -M. 
'Í' 

Aliam-se a esse fato os fatores contingenciais de mer- 
.- cado e a manutençao da estrutura do poder ou "espirito 

do dono , agora centrado na Holding, secundado pela in 
' formãtica e executivos altamente especializados. O 

. exemplo_mais evidente ë que a partir de 1979, com a rg 
zw traçao de crédito internacional e a crise do `petrõleo 

tiveram que sobreviver e crescer com altas taxas de ju 
~ -z ros, restriçoes de importaçoes, medidas pretencionis- 

z .

~ tas.externas e estaginflaçao interna. ` 

Presentemente para reverter o quadro'recessi 
\\ vo e estimular o desenvolvimento econômico com nova 

° -_ política_industrial ajustada ã nova ordem terá que pas/ 
/,sar por duas premissas bãsicas: z 

'_-" Â.-› ' ,f

I

\

U 

7 |

v 

' ~ ~ a) Necessidade de recomposiçao da situaçao 
1

v 
‹ .f 

financeira dos setores que sofreram dete- 
riorização em decorrência do processo re- 
cessivo, preparando-se por outro lado, as 

'~ bases institucionais para reforçar a capi~ 

talização da empresa_nacional. i 

b) Necessidade de empreender um grande esfor 
- ` . 

ço, concentrado e eficiente em pesquisa 
dcientifica_e aplicada com vistas a viabi-

1 
. . /. 

_ 

-

_ 

liàar a capacidade de tecnologia.
A
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*`2õo 

A _ 

' 

_« ›;À . 
_ 

ø _

_ 

w' 'O eixo central de orientação é a preo 
z 

0 
l I V 

QI . I DO cupaçao com a capacidade de adaptaçao e 

.de incorporação, o`mais autônomo _ possí~ 

vel, da revolução tecnolõgica em desenvol 
vimento nas economias avançadas. (Einor 

A., KOK. "Folha de São PauloW n? 20.446. 
' 19s5›.‹ _ 

rf* - 

' ~a 

'_ õyio Mnxcàno' '

u 

z z 
. _ 

. . 

' 'Comprovação da hipótese n9 3 "Expansão dos 
` Mercados Regionais, Estadual, Nacional e 

principalmente~Ihternacional". ' 

_ 

._-. _ 
.

_ 

× _

- 

- ba abertura do comércio local junto âs vilas 
_ 

'

l 

,_'ëlcoléñias feitas em lombo de cavalo ou através de va- 
._‹ _ I.. | 

. Í _,..,,-~ _ / , 

;i5Ç/'por até Itajai por Bruno HERING a conquista dos merca- 

. 'dos gafichos, paulista e carioca, passariam 26 anos 
. / `

› 

V (l889~l9l5). 
V 

pÍ 
' l 

-Í; 
'

_ 

» 
-

_ 
_ 

¡ 

¬ _ 

_‹Â A expansão do mercado no Estado deu-se' ini~ 

`cialmente por mar e rio. Mais tarde, efetivamente com 
' 'a implantação do eixo ferroviário; Entre outrozltajai, 

'~ Blumenau-lbirama-Rio do Sul. São Francisco do Sul-Join 
- _ 

l 
. . 

ville~Curitiba. Marcelino Ramos (RGS) ë Capinzal~Joaça 
ba~Videira-Caçador e Curitiba. No sul, a estrada de 

-U§ferro r Tereza Cristina ligando: Lauro Muller-Urussan- 

p 

ga-SidefõpÓlis¬Crisciüma-Tubarão~Laguna e Imbituba, pa 

-›

K

l 

.~ 

1

à

Q
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0 - _' 

~ ~ ra escoamento do-carvao para o eixo MINAS-RIO SAOJPAQ' 

Lou 
A 

Q .. 
b 

l 

.
` 

' 

_ 

'“ ,'A~estratëgica embrionária de vendas era sim- 

ples eficiente. A maior parte das vendas era ã vista 
contra a entrega da mercadoria._Posteriormente “foram 

designados representantes, e, por ültimo,. -vendedores 
. , , 

viajantes. 
_ 

- e 

` 

_ 

i

V 

_z No vale do Rio do Peixe, ãrea de comerciali- 

zação de suínos e cereais, o mercado estava intimamen-
. 

te vinculado a.ITARARÊ e SAO PAULO capital, que em tro 
ca abasteciam os comerciantes com tecidos, armarinhos, 

louças, enlatados, cafê,_peças-de reposição e - ferra- 

'mentarias agrícolas em geral. ` 

\ 
' ' '

- 

- ¿` 
4 

. Em 1943, a Cia HERING aproximava-se do maior
~ «mercado/consumidor (SAO PAULO) instalando-se no bair- 

* __ ..-~--f z .× 1 , . 
_ _

‹ 
' 

_ - ~ ro de Belezinho. Em 1950, a seçao de atacados da rua 

15 de Novembro, em Blumenau, foi substituída pelas Lo- 
.A × _ 

. 
^ z _/ , 1 - . _ . 

jas HERING. ` 
' 

H

' 

.` -zfl O Oeste Catarinense que utilizava-se do Rio 

Uruguai para transporte de toras e madeiras e abaste- 

cer a população de gêneros a partir de l920 alcança o 

Rio Grande do Sul e Curitiba (PR) pela estrada de fer- 

ro. Em meados dos anos cinquenta, o desenvolvimento de
~ produtos frescais agiliza as operaçoes comerciais uti- 

lizando¬se das linhas aéreas regulares da região. Na 
' 

/ 
` .f_ ‹' 

ø - ' 
' ' _ . 

` ~ epoca, duas empresas'de porte medio sublocam avioes

\



.› , / 
. ll/ _» 

z"' 
../' . ' 

I .‹ v
› 

-f262 

D.C.3 para faciliar o escoamento.da produção aos Esta 

dos do Rio Grande do Sul, Paranã, principalmente São 

Paulo (capital e interior). - 

p 

.
. 

- A ' 4 - Iii 

'. A abertura das ligaçoes asfälticas no Brasil 
X I 

e principalmente na Regiao Sul com as BR 101 e ll6 ace 

lera as relações comerciais das empresas catarinenses 

com o mercado brasileiro. Com elas a expansao da estru 

tura comercial. Escritórios Regionais de Vendas espa- 

lham-se por todas as unidades da federação. »Paralela- 

mente pela proximidade com os países do Prata, atingem 

.o mercado externo a) Uruguai, b) Argentina e c) Para- 

guai. '
- 

_ O modelo associado-dependente permite com o 

resultado da expansão macrorregional da atividade eco- 
' ~ ~ 

-/nõmica interna a consolidaçao da comercializaçao . no 
..z‹" /' ' 

' ' 
.

1 

;:norÍe, nordeste e centro oeste do país.'Assim como be- 

neficia o ingresso dos produtos primordialmente dos 

grupos catarinenseszno mercado internacional secundado 

por meia dúzias de TRADES, sem contar as ` governamen- 

tais e privadas. ' '_
V 

. ° 
. .‹ _ 

;*.. ' Nos-anos setenta à.HANSEN jã estava em New` 

York com a BRASTRADE, em 1976, com a TUBOPAR no Para- 

guai. Seguem-se a SADIA.Trade S.A., CEVAL_ internacio- 
. 

P ¡ 
z I

_ 

nal Ltda e BRASTEX entre outras.
'

I 

_ 
Os anos oitenta trazem a reorganizaçao e a 

~' ' ..__ '~1 
, _

° 

. I. 
. , ` . Ê 

_ ,
¢ 

,. . _

.

\

ø 

›.

z
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.
o 

_expansão dos complexos comerciais, cujas ramificações 

de alguns atingem os cinco continentes. Com redes de 

agentes, escritõrios vinculados aos principais merca- 

.dos Mundiais consolidando a perspectiva de -maior fa 
nv tia de ocupaçao do mercado internacional para seus prg 

dutos. _ 

`
'

s 

. 
/" 

z' ' 
› _,›'/ ' 

-;›‹ . 'g z' 
__/-›-Í* X 

/- 
,..«_ . 

`v

.

\

z 
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v
›
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`
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~ 

' ANÁLISE? ‹

~ 

_h'2Í ANÂLisE E IMPORTÂNCIA nós GRuÉos EMPRESA- 

. 2.l. QUANTO Ã GERAÇAO DE EMPREGOS DIRETOS 

. 

* Por ordem decrescentes os números de empre- 
` gos direfios atingem 104.034 pessoas assim 

`- dos:‹ -
~ 

« .l, Hering, Artex, Teka ._e E

, 

_ 
jáplkafiril ............. ~ Blnmenau 

,í""- '
' 

. . -;›~ ' ' 
_ ,×/ ` '

O 

.`- ” .Z ` ' 

,

. 

. //,Giz Í z ... V,»f” 2. Sadia e Perdigao ...... - Rio do Peixe 
\_' _ 

- 

' 

._ ,› 
` 

I

` 

` 
-. / ' 

_ 3, Hansen, Tupy e Weg .... ~ Joinville 
. 

' 
' 

' 
_ 

. . 

. ' 
' 

.
- 

` 

4. Eliane e Freitas .....; ~ Carbonífera 

É. Chapecó e Alfa/Central 
oocu0o¢oIon‹oeooo_ 

0 _ 

_ V"§.“Õsati/Portobello ...{.{ - Florianopolis 
_ _ 

. ~ . _. 
_

\ 

' «I - z . . .

' 

› . . ,
o 

‹ ä. 'z 
V 

.
- 

distribuÍ~ 

38.978 

27.343 

`l6.078 

ll.2lÔ 

5.942 

4.483 
| ,E1 

J' “V

›
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" 2.2;QUANTo Ao FATURAMENTQ LIQUIDOV 
›. 

' Os dados sobre o Faturamento Líquido, foram 

extraídos dos demonstrativos financeiros e Balanços do 

exercício de 1984 e atingem Cr$ 8;280.75l.0O0,00 (tri- 
~ ' ~ 

lhoes de cruzeiros) assim distribuídos: 

1. Hering, Artex, Teka e . 

sulfâbrii ;.......... --Blumenau 3.595.735 
. ' , 

' 2. saâia~e Perdigão .... - Rio ao Peixe - 2.525.063 

. 3. Hansen, Tupr e Weg .. - Joinville 923.487 
` 

. - ` . 

,
Q 

_ 4. Eliane e Freitas ....'f Carbonífera 5l4~558 /l V
- 

.f ' 
' 
..-‹>" .- '

' 

.- ›"/ ///f '

¡ _.-‹' " ' / 
'__/, fr, _ 

_ 

_ 
. _ 

` 
i

, 

"N›fl5. Chapecõ e Alfa/Cen- ' 

. . 1 

çgonøqcuoulíoroínoo "'
\ 

6. Usati/Portobello .r...- Florianõpolis 
, 

186.169 

_
O 

s . _
‹ 

. _ 

4' 
2;3. QUANTO Ao PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

_ , ' 

_ 

›. 
A 

O Patrimônio Líquido dos grupos empresariais 
i* catarinenses-atingem Cr$ 3.283;3l0.000,00(trilhoes de 

V 
' ‹' ' 

~ 
"

. -cruzeiros) assim distribuidos:(Vlde fO1hH flflekfl) 

-«_ ~.¿:..



_» 

.'. A N E X O T 

_ __l. Sadia e Perdigão ...... Rio do Peixe l 

2. Hering, Artex, Teka e _ , 
~ suifàbril ............. Blumenagl A

z 

-' 3. Hansen, Tupy e Weg .... Joinville _ 

‹ 'l _ø

J 

4. Eliane e Freitas ...... Criciúma 
_ 

› . ` 
› “ 

- 5; Usati.Portobello ¿..... Florianópolis 
. 

' 1 - 

1,6. Chapecó e Alfa/Central Oeste /-/Í 
_ 

0
› 

. wa- 
,.~': 

A 
`

' 

__ 
--"` __/ ._ . 

_ I

f 
4. 

I M/ ' ` 

› 

i / 
,~”' 

, 

Individualmente o maior Patrimonio 

.pertence ao grupo HANSEN com Cr$ 40l.738.0Q0,00 (bi 
' 

_ 
f _ 

lhões de cruzeiros). _- 
_ 

E .

I

ø

\ 

I ‹ 

Ízõõ 

320.512 

õõ3}9õ5 

657.581 

261.296 

231.155 

148.801 

Líquido

z

E 

��

í 

��

‹ 

“"'”"'-F'#f'f'='^-=H'=*“"'^'*›*!¬¢-›'›v'v-~*¬›--»‹-z~‹~'-~»--»-›.z-.-.»~.......««...._.., 

.¬......._.,__........__..-. 

._ 

.._.-.__ 

_..,,...¬.

_ 

' íz
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' 

. 2.4,. QUANTO Ao LUCRO LÍQUIDO - 

- O lucro líquido gerado em 1984 pelos grupos
~ empresariais somam cr$ 543;1s3.ooo;oo ‹bi1hQe; de cru- 

zeiros) assim distribuídosz '_ `
5 

288.067 Q; › 

1. Sadia e Perdigao .... - Rio do Peixe 
. 

^ × 

. \ 

.2. Hansen, Tupy e Weg .. - Joinville 
_ 

112.184 

¢ . 

3z Hering, Artex, Teka e 

Q Q Q 0 o Q 0 1 0 u 0 _ 
_ 95.242 

. › 
' « . . 

4. Chapecõ, Alfa/Central ~ Oeste 25.565 
\ . 

, 
- 

\
_ 

.-" .' '
I 

1 z 
, / z -

_ 

- ' z 

. 5;,Qsati/Portobello ...Â.~'Florianõpolis 2 17.340 
,.-ff' ' ' 

_ _
ø 

zv / ` - 

\. 

6. Freitas ............. ~ Carbonífera 3.782 
' 

.` / . 

~ z . 

_~ 1' Os quatro parâmetros analíticos acima apre~ 
z , . z

Q sentados demonstram a grandiosidade economica e a im- 

portância dos Grupos empresariais no contexto microrre 
' . 

Çional e estadual. Referimo~nos a contribuição na for~ 
~ ' ._. - 

maçao do Produto Interno Bruto e Geraçao de Rendas e 

Riquezas. ' 
- 

.

` 

. / ¡ _ 

I A¡ 
)' 

" 

f Para robustecer estas afirmaçoes, 'excluídos
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os aspecços polêmicos da
z . .I Qi 

Ch ¡.›. U1 F1' 

' 
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a 

ribuição da renda, efe€ 
tuar~se-a correlaçao dos'grupos catarinenses com ; as 

nv empresas nacionais. Referir#se~ao especificamente aos 

parâmetros explicitado no Capítulo n9 2 - item 2.2. 

.~ 
_ 

» . 
z /Z //a

~ 

__/ g 

_. ›×*". 
._z»' 

/-. \

/
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u

¢
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. 
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Í 
" 

" 
Es/âs BRAs*u.E1RAs Com' (¬

.

O IU ZU -FE 
5, 

~Õ 
3>O 

-w 
]> (D

' 

F13 'U SU

O (0 (D IU CI 'U 'O (I) 
[TI 

-š 'U IU ff! (D

'

. 

§:> ZU' F-I 2:> P-Ú (D <": :> Z-| 
,'> IU I"-O ZZ ffl ZZ (I) 

I' 

T1 (I) 

`PARÃMETRos 

"1. Os mesmos Setores e Gêneros; 

2. Critérios de Proporcionalidade Analítica; 
. 

5

.

. 

3; As Mesmas Variáveis: a) n? empresas e b)
1 

n9 faturamento e n? de empregados; 
. v '

. 

. 
\ › 

.U ^ ' ' 

4.`A«Correlaçao compreende os dados contidos 
' -nos quadros nÇs 2 e 8 perfis Brasileiro 

. 
‹~ e Catarinense. 4 

. , / 
Í /p Í/ I/ 

_ 
.z I ;. 

I 

.
_ 

' / 

EspecÍficasl~ Correlação Quantitativa 

ll 

. 

2 . 

. » ,z‹ 

_ K . _› , 
. / 

,
z 

O Número de Empresas . % 

1.1. Brasileiras ' 100.0 

1.2. Grupos Empresariais Catarinenses 16.9 
. 

À
. 

O Faturamento Global ~

I 

. 
r › 

2.1. Brasileiras 100.0 

2,2¿ Grupos Empresariais Catarinenses 2»9 
šz -, _ _- __ . . 

, 
1 ' 

4 ‹ › 1
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. O Setor Industrial (trilhões Çr$) _» 
_ 

. - . . _ , _ 

73.1. Brasileiras. - 185.589 
, 

41 - 

' 3.2. Grupos Empresariais Catarinenses(3.9) 7.329 

' 4. O Grupo Tradicional (trilhões Cr$)
. 

4.1. Brasileiras ` 

' '_ . 56.427 

` 4.2. Grupos Empresariais Catarinenses(11.0) 6.240 

. 5. O Grupo Dinâmico (tri1hões_Cr$) , 

5.1. Brasileiras 
A ' 

' 129.162 

5.2. Grupos Empresariais Catarinenses(O.1) 1.089 
-..' 

› 
. _ . 

6. O Número de Empregados ou Pessoas Ocupadas 

p 

,zf"6:l. Brasileiras ' 

. 3.106.400 
. _

› 

,
1 

' /,z»f6.2. GruposEmpresariaisCatarinenses(0.3) 104.931

z 

7. Setor Terciärio ,“ 

7.1. Brasileiras 
' 80.745 

Â 
-'

. 

z '°_ 

7.2..Grupos Empresariais_Catarinenses- 939 

. 

B) Geral ~ Os Gêneros e a Concentração Industria1_ 
'.,.. . _

5 

. . , › 

. 
_

› 

A rw 
' 1. A Proporcionalidade dos Gêneros em Relaçao ao Setor . 

Industrial . p. 4 

' 

. . 

› . |
, 

~ .›. 
- -› - - - ~ ~« z-. ̀ . ..~¡;~

t



â‹‹c.....-....‹_. ...¬z...~..\.› .‹«¿.«.'- »..z›.›..› ›.--›‹4'ib-:s‹›:.›'-.v~»‹1z...‹..¬,-.».‹z.z<.. ...z›«â._»z.=z~z.-.»:»..z«.¢.‹~..«»....›.,z .......z,.‹.»‹..~ ~»...».z ««,1'.....z»¢..- '. ¿..;?.... ¬f›øa›a‹z-.- -¬.,.._.‹..».,......,..z. z. . ._ az... 
_ 

- -..:¬v~..~ z 

U à

\ 

./' 
›

. 

1-... .` . _-_' _ \ _,. \›,› 
› 

. . 

. 
› 271

: 

. _ 
Comparativamente 0 Setor Industrial Brasilei 

ro (Empresas Brasileiras) concentrava em 1984, 69,5% 

do universo das empresas arroladas no grupo Dinâmico e 

30.5% no Tradicional. Opostamente os grupos _ 
empresa- 

riais catarinenses concentravam 85.Q% no Tradicional e 

no Dinâmico. “ ' l4.9% 

2. Os Gêneros Industriais de Maior Significação 

~ Dentro dos Gêneros Industriais das Empresas 

Brasileiras analisadas o Dinâmico - Químico - concen- 

tra maior faturamento seguido pelo Tradicional - Produ 
.-. tos Alimentares -. Inversamente os Generos Industriais 

f .

~ 'onde estao os Grupos Empresariais Catarinenses com
~ maior faturamento sao: Tradicional - Produtos Alimenta 

//r / _ / A A ' 

,resƒLTextil e Vestuário. Seguem~se os Dinamicos: Plás~ 
: ` 

. ~ . . . ~ - tico, Mecanico e Minerais Nao Metalicos. 
,. 

1/ 

3. Os Gêneros Industriais que Absorvem maior Contingen 

te de mão de obra. 

A 

'Aqui_tanto as Empresas Brasileiras como os
\ 

. 
' . - 

Grupos Empresariais Catarinenses têem a maior concen- 

tração de Mão de Obra no Grupo Tradicional principal - 
- z . 

mente nas industrias de Produtos Alimentares, Têxtil e 

Vestuário. Seguem-se o Grupo Dinâmico a nível nacional 

nas industrias Metalürgicas,_Químicas, e'Mecânicas. No \'-' ;- '_ ›- `
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«-4 ' 41-._‹ Estadó na indfistria Cerâmicas, (Minerais Nao Meta 1 

cos), Material Elêtrièo,-Mecânica e Metaíürgica. 
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CAPÍTULO VII 

-
n 

na 
.' _7. CoNcLusoEs 

. c _ _ _, _ 

'ABREU, Alcides. Entrevista Oral. 1985. Floríanõpolis. 

EINAR, Alberto Hok. Artigo Qor "Uma política vindus- 
' 

. ø ` 
-› 

' nfrial". "Folha de São Paulo", n° 20445, Economia em 

_oéooto, pgz,'11. 1955. - - 

‹ 
P' /' V

‹ 

.-""' 49:/ 
_ _ 

~ . 

¿“GÃÊLAN. Números de Santa Catarina. 19853 

` - z .z 
'HERING. Ingo W. Entrevista Oral. ;985. Blumenau. 

‹ 

I 

, 
_

. 

‹ 
_ 

' ' 

~ MATTÓS, Fernando-M; Artigo "oooof1oo_oo santo notori- 

oo_ (cenário Qp1nqoooo1í_ 0 Estado og 21.209 - Ponto* 
' 

_ 
_ . 

do visto. p. 2. 1955. * 

_4_, _

' 

› _ 
_ 

- _ 

» .
I 

SILVA) Egon JOäo.da. Entrevista Oral. 1985. Jaraguá do 

Sdl. Fita 1. Lado 2¿ Santa Catarina. 
` \' 

› 

' __ 
_ 'Á Q 

.‹ \ .' . 
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' ` ' ' 
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