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INTRODUQAO 

As profundas transformapoes do pano- 

rama energ^tico mundial ocorridas na decada 

de 1970 deram ao tema Energia posipao de 

destaque nas preocupapoes de cientistas de 

diversas areas. 

O Brasil nao flcou d margem desse pro- 

cesso e desde entao inumeros trabalhos fo- 

ram realizados sobre o assunto, cada qua! 

procurando exptorar um aspecto da ques- 

tao. O presente artigo nao foge a esta regra, 

pois se trata de estudo sobre a organizagao 

Instituclonal do setor energ6tico, dentro de 

uma perspectiva historica. Embora constitua 

ensalo prelimjnar, procuramos aqui trazer al- 

gumas contribuigoes para uma histdria da 

energia no Brasii, que ainda esta por ser reali- 

zada. 
O artigo teve origem em pesquisas de le- 

gislapao sobre energia a partir de 1930, do 

trabalho As Interagoes Econdmicas e Insti- 

tucionais no Desen volvimen to do Setor 

Os autores sao respectivamente Pesquisador 
e Auxillar de Pesquisa da Fundapao Institute 
de Pesquisas Economicas. 

Energetico no Brasifi1). A escolha do pe- 

riodo de 1930 a marpo de 1964 deve-se ao 

fato de nele ter-se constitufdo parcela signi- 

ficativa da estrutura institucional vigente 

na atualidade. 

I.O PERfODO 1930-1945 

O pen'odo em questao e marcado por um 

contexto internacional de grande instabili- 

dade: a Grande Depressao dos anos 30 e 

a 2? Guerra Mundial tomam a quase totaii- 

dade desses anos. 

Nessa conjuntura, o modelo agrario-ex- 

portador entra definitivamente em crise 

no Brasil, o que viria a colocar nas maos do 

Estado a tarefa de abrir novas frentes de ex- 

pansao para a economia nacional. As polf- 

ticas economica e energ6tica traduzem ini- 

cialmente o papel assumido pelo Estado de 

criar as bases institucionais em torno da in- 

dustrializapad. Desta forma, tais polfticas 

vinculam-se de um lado ao avanpo da indus- 

trializapao e de outro aos problemas no Ba- 

lanpo de Pagamentos que caracterizam essa 

(1) CALABI, Andrea Sandro (coord.). As Intera- 
goes Econdmicas e Institucionais no Desen vol- 
vimen to do Setor Energetico no Brasil, Sao 
Paulo, FIPE-CESP, Junho de 1980, Cap. Ill, 
item III.2.2. 
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fase de DepressSio MundiaL 

Entretanto, as transfer ma (poes poli'ticas 

ocorridas no Brasil e o quadro de reia<pdes 

internacionais, particularmente abalado com 

a eclosao da 2? Guerra Mondial, imprimem 

ds questoes energeticas um carater especi'- 

fico, ora associado ao nacionalismo, ora a 

problemas de seguranpa nacional. A fun- 

gao ordenadora do Estado na area de ener- 

gia manifesta-se diretamente por meio de 

dois caminhos: o primeiro, pelo estabele- 

cimento de eddigos reguladores da explora- 

gao de recursos naturais, a exemplo dos 

codigos de Aguas e de Minas de 1934; o 

segundo, pela criagao de 6rgaos publicos 

encarregados de executar a polftica seto- 

rial do Governo, tais como o Institute 

do Agucar e do Alcool, Departamento Na- 

cional da Produgao Mineral e Conselho Na- 

cional de Aguas e Energia, vinculados 

ao Ministerio da Agricultura, e o Conse- 

lho Nacional do Petroleo, ligado direta- 

mente a Presidencia da Republica. 

Contudo, o problema da energia nao e 

tratado de forma global nesse pen'odo, uma 

vez que as fontes energeticas consagradas 

a partir da Segunda Revolugao Industrial, 

petroleo e energia eletrica, encontravam 
condigoes para dominar integralmente as 

matrizes energeticas nacionais. 

Se em determinadas circunstancias vemos 

o governo brasileiro indo ao encontro de 

fontes alternativas de energia, isto se deve, 

provavelmente, em primeiro lugar, a crise 

enfrentada pela agroindustria agucareira 

nos anos 30, quando o alcool anidro surge 

como uma das solugoes apontadas para o 

setor; em segundo lugar, a situagao criada 

pela 2? Guerra Mundiai que teria forgado 

o Governo a reavaliar a questao energetica 

face ao problema do abastecimento nacio- 

nal de petroleo. Tais fatores resultaram na 

participagao mais direta de fontes alterna- 

tivas de energia, como o alcool, o gasogenio. 
Examinaremos inicialmente nesta ana- 

lise da evolugao institucional os Codigos 

de Aguas e de Minas, para depois concentrar- 

mo-nos na polftica consagrada a cada fonte 

de energia. 

O Codigo de Aguas de 1934 representa a 

primeira regulamentagao legal de vulto con- 

cedida ao aproveitamento dos recursos hf- 

dricos, particularmente no tocante a produ- 

gao de energia hidrel^trica. Neste particular, 

o Codigo consolida algumas disposigdes ado- 

tadas em carter provisorio no infcio da d6- 

cada de 1930, a exemplo de normas para 

fixagao de tarifas de energia eletrica e da 

extingao da cl^usula ouro^2). Por outro lado, 

reafirma o prinefpio de utilidade publica 

na exploragao dos recursos naturais, em que 

a propriedade se distingue da utilizagao dos 

mesmos. Deste prinefpio deriva o regime de 

concessoes na exploragao de tais atividades. 

Assim, o Codigo de Aguas regulamenta o 

aproveitamento industrial das aguas, desde o 

regime de concessoes e fixagao das tarifas at6 

a competencia dos Estados para executar 

as normas ali estabelecidas. Encontra-se 

ainda no Codigo a proposta de criagao de 

um orgao publico encarregado de executar 

a polftica do Governo nessa area, o que se 

efetivaria apenas em 1939, com o surgimen- 

to do Conselho Nacional de Aguas e Ener- 

gia Eletrica. 

O Codigo de Minas, tambem de 1934, 

norteia-se pelos mesmos prinefpios do Codi- 

go de Aguas. Portanto, as atividades de ex- 

ploragao das jazidas minerals tambem sao 

realizadas por meio de autorizagoes de pes- 

quisa e concessoes de lavra, expedientes in- 

tegralmente regulamentados no Codigo. Nes- 

te particular, vale lembrar que se concedia ao 

proprietclrio da queda d'agua ou jazida mine- 

ral a prioridade no momento da outorga da 

concessao, determinagao esta comum a am- 

bos os codigos. 

Todavia, o Codigo de Minas nao consa- 

grava atengao especial ao tratamento da ex- 

ploragao das jazidas petrolfferas — que apa- 

reciam em pe de igualdade com as demais 

(2) As tarifas eram determinadas pelas despesas 
de operapao, reservas para a depreciagao e re- 
muneragao do capital da empresa, segundo o 
prinefpio do custo historico. A clausula ouro, 
extinta em 1933, significava que parte do ser- 
vigo de energia eletrica seria paga em ouro, 
tornando as tarifas variliveis conforme as flu- 
tuagoes cambiais. 
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jazidas minerais — a nao ser quando exclui'a 

aquelas jazidas da competencia dos Estados 

na execupao do Codigo. Ao ser aprovado, o 

Governo ji contava com orgao responsavel 

pela polftica setorial: O Departamento Na- 

cional de Produ<?ao Mineral criado no inf- 

cio de 1934. 

0 regime legal especffico para as jazidas 

petrolfferas e gases naturais so surgiria em 

1938, certamente em fim<?ao da perspectiva 

de conflito mondial, em que o abastecimen- 

to nacional de petroleo tornar-se-ia ques- 

tao de seguranpa nacional. Urn novo Codi- 

go de Minas seria aprovado em 1940, para 

incorporar o tratamento concedido as ja- 

zidas petro Iff eras e o espfrito da Carta Cons- 

titucional de 1937. 

Atos e Polftica do Governo: energia e/e- 

trica, petroleo, carvao, a!coo I, gasogen io e 

si to betuminoso. 

Os processes de industrializapao e urba- 

nizapao verificados nas d6cadas anteriores 

aos anos 30 foram acompanhados pelo 

desenvolvimento do setor de energia ele- 

trica, comandado por grandes companhias 

estrangeiras, particularmente pelos grupos 

Light e American Foreign Power Company 

(AMFORP). Contudo, o desenvolvimento 

em termos dos grandes centres industrials 

do Pai's nao encontrava uma organizagao 

institucional das atividades relacionadas ao 

aproveitamento dos recursos hi'dricos. Al- 

gumas tentativas feitas neste sentido no 

infcio do s6culo, como o projeto Valadao, 

esbarraram nos entraves colocados pelo 

Congress© Nacional^. 

Logo nos primeiros anos da decada dos 

30 demonstra-se preocupapao com essa 

organizapao por meio de medidas de cara- 

ter administrative, como a revoga(?ao da 

clausula ouro e determinagoes parciais con- 

cernentes ao aproveitamento das ciguas para 

fins de produpao comercial de energia ele- 

trica. A ordenapao final ocorre com a pro- 

mulgapao do Codigo de Aguas e seus des- 

dobramentos. 

(3) O projeto Valadao, de 1907, representou o 
primeiro passo em direpao a um Codigo de 
Aguas. 

At6 fins dos anos 40, a revisao dos con- 

tratos das empresas concessioneirias de ener- 

gia eletrica, determinada pelo Codigo de 

Aguas, afetaria diretamente o desenvolvi- 

mento do setor. Este problema arrastou-se 

por bom pen'odo de tempo, e forpou o Go- 

verno a tomar decisoes para assegurar a con- 

tinuidade da expansao de nosso parque hi- 

dreletrico. O Conselho Nacional de Aguas 

e Energia Eletrica (CNAEE^ criado somente 

em 1939, embora ja estivesse previsto no Co- 

digo de Aguas, assume o problema da revi- 

sao dos contratos e passa a estabelecer tribu- 

tapoes referentes aos servipos de energia ele- 

trica. 

A segunda Guerra Mundial imporia ao 

Governo uma reordenapao mais adequada de 

tais servipos, que se manifesta inicialmente 

por amplo programa de interligapao de usi- 

nas e sistemas de distribuipao de energia ele- 

trica. Alem deste programa, sob a egide do 

CNA-EE, outras resolupoes foram tomadas: 

regulamentaram-se as autorizapoes para cons- 

tituipao de empresas concessionarias, a sus- 

pensao de execupoes hipotecirias, as transfe- 

rencias de propriedade, normas de carter 

economico-financeiro das concessionarias e 

racionamento de energia eletrica. 

Ainda no decurso da segunda Guerra es- 

bopou-se a criapao de companhias estaduais 

de energia eletrica, como nos Estados do Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul. Este ultimo 

ja em 1943 organizaria sua Comissao Esta- 

dual de Energia Eletrica. Alem disso, em 

1945 o Ministerio da Agricultura foi autori- 

zado a constituir a Companhia Hidroele- 

trica do Sao Francisco, incumbida de reali- 

zar o aproveitamento da cachoeira de Pau- 

lo Afonso. 

A preocupapao com o petroleo so se faz 

sentir no ano* de 1938, ou seja, as v^speras da 

2? Guerra Mundial. Nos anos anteriores pra- 

ticamente nao existe referencia a essa fonte 

energetica. Em compensapao, nesse ano en- 

contramos um amplo conjunto de disposi- 

poes relatives ao petroleo. 

De im'cio, 6 incorporado ao Codigo de 

Minas um capftulo especffico que institui 

o regime legal das jazidas de petroleo e ga- 

ses naturais. Nele encontra-se um primeiro 
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passo em direpao ao monop6lio do Estado 

sobre o petr6leo: 6 o nao reconhecimento do 

domfnio de particulares sobre jazidas de pe- 

trdleo e gases naturals. Os manifestos e regls- 

tros de jazidas efetuados desde 1934 ficaram 

entao sem efeito. 

Poucos dias apos a incorporapao do capf- 

tulo seria criado o Conselho Nacional do 

Petrdleo (CNP), com a funpao de respon- 

der pela polftica governamental para o se- 

tor, tomando para si o controte e a fiscal!- 

zapao do abastecimento nacional de petrd- 

leo. ^ interessante ressaltar que o CNP era 

concebido pelo seu presidente como entida- 

de paramilitar encarregada de, na emer- 

gencia, prover o Pai's dos combustfveis in- 

dispensaveis a atividade economica nacional 

face ao estado de guerra mundial^. 

Data ainda de 1938 o Tratado sobre Saf- 

da e Aproveitamento do Petroleo Bolivia- 

no, segundo o qual os governos brasileiro e 

boliviano concordavam em efetuar pesqui- 
sas nas jazidas petroliferas da zona suban- 

dina boliviana. A exploragao ficaria a car- 

go de sociedades mistas brasileiro-bolivia- 

nas. 

Em 1939 o CNPteve suas atribuipoes am- 

pliadas e o Governo Federal constituiu uma 

reserva petrolffera na regiao do Reconcavo 

Baiano. 

Duas outras medidas importantes do pe- 

nodo, referentes ao petroleo, sao a criapao 

do Imposto Onico sobre Combustfveis e Lu- 

brificantes Li'quidos em 1940, e no ano se- 

guinte, da Comissao Nacional de Combustf- 

veis e Lubrificantes, respons£vel pela coorde- 

napao da polftica de produpao e distribuipao 

dos mesmos. 

Ate a decada de 30 o carvao nao seria ob- 

jeto de maiores atengoes, com excepao de 

alguns momentos em que as condipoes ex- 

ternas o exigiam, como na primeira Guerra 

Mundial. Entretanto, a partir desta d£ca- 

(4) Ver a respeito LIMA, Medelros. Petrd/eo, 
Energia Etetrica, Siderurgia: A luta pela eman- 
cipagao; Um depoimento de Jesus Scares Pe- 
reira sobre a polftica de Vargas, Rio de Janei- 
ro, Paz e Terra, 1975. 

da, problemas no Balanpo de Pagamentos, 

aliados ao onus no sistema nacional de 

transportes provocado pela grande quanti- 

dade de carvao importado, impuisionariam o 

Governo a tomar algumas resotupoes no 

sentido de estimular a produpao nacional. 

Getulio Vargas acreditava que o carvao, ao 
lado do petroleo e do ilcool-motor, trariam 

a independencia do Pafs no tocante aos 

combustfveis, aiiviando a nossa batanpa 

comercial e representando um grande passo 
em direpao a seguranpa e defesa nacio- 

nais^5!. Os estfmulos iniciais tomaram a for- 

ma de facilidades para produpao e transpor- 

te, e obrigatoriedade de aquisipao de 10% 

do similar nacional para os importadores de 

carvao estrangeiro, cota esta elevada para 

20% em 1937. A instituipao dessas cotas 

obrigatdrias de consumo seria considerada 

por Vargas anos mais tarde como o prin- 

cipal estfmulo ao desenvolvimento da in- 

dustria carbonffera nacional, que era extre- 

mamente vulneravel as condipoes exter- 

nas^. 

A preocupapao com o carvao nacional 

seria reforpada em 1940, com a institui- 

pao da Comissao Executiva do Piano Side- 

rurgico Nacional, e no ano seguinte, com a 

constituipao da Companhia Siderurgica Na- 

cional (CSN). 

A crise de combustfveis provocada pela 

eclosao da 2P Guerra Mundial, e que as- 

sume proporpoes mais graves em 1942, en- 

contraria no carvao nacional a grande 

safda para contornar a situapao. 

De fato, durante a guerra a falta de car- 

vao mostrou-se tSo contundente que a pro- 

dupao catarinense foi totalmente destinada 

ao consumo nacional; devido a essas cir- 

cunstancias tai produpao se elevou de 20 
para 40% do total nacional nos anos do con- 

(5) VARGAS, GetOlio. As Diretrizes da Nova Po- 
lftica do Brasil, Rio de Janeiro, Jos6 Olympio, 
1943, p. 166. 

(6) Ver a respeito VARGAS, GetCilio. O Gover- 
no Trabalhista do Brasil, Rio de Janeiro, Jo- 
s6 Olympio, 1952. 
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flito. Em 1942 o carvao foi racionado; 

deu-se preferencia na sua distribuipao a 

servigos de transporte marftimo e terrestre, 

fabricagao de gas e servipos de utilidade 

publica. Dois anos mais tarde a produpao 

de carvao metalurgico de Santa Catarina foi 

reservada a CSN, que breve entraria em fun- 

cionamento. Estabeieceu-se tambem que, en- 

quanto durasse o estado de guerra, ficaria 

suspensa a obrigatoriedade da cota de aqui- 

sipao de 20% do similar nacional para os 

importadores. 

Se por um lado tais medidas resultaram 

no crescimento da produpao para um pata- 

mar tres vezes superior ao verificado na 

d6cada de 20, por outro nao resolveriam a 

tradicional problem^tica do carvao nacio- 

nal, qual seja, a falta de espapo proprio na 

matriz energ£tica brasileira. 

Desde o infcio do pen'odo em tela, a 

utilizapao do cilcool encontra-se mais vin- 

culada as dificuldades enfrentadas pelo 

mercado apucareiro do que propriamente 

a qualquer problema energ£tico. Ja em 1931 

procurou-se fomentar o consumo de alcool- 

motor, com a obrigatoriedade da aquisi- 

pao de alcool anidro nacional na propor- 

pao de 5% da quantidade de gasolina im- 

portada. Posteriormente, as tentativas de 

generalizar a utilizapao deste combustfvel 

foram intensificadas, apesar dos obstaculos 

verificados na ampliapao da oferta do pro- 

duto. Atraves de incentives fiscais o Gover- 

no procurou estimular o estabelecimento de 

usinas produtoras de alcool anidro. 

Exemplo que reforpa o papel conferido 

ao Alcool de paliativo para a crise enfrentada 

pelo setor apucareiro e encontrado no fi- 

nal de 1932, quando o Governo impoe li- 

mites a produpao de apucar no Pafs e exi- 

ge a transformapao de uma quantidade 

minima de cana-de-apucar em alcool. 

Dentro de tal context© podemos enten- 

der a criapao do Institute do Apucar e do 

Alcool em 1933 (IAA), encarregado de 

assegurar o equili'brio entre as safras de 

cana e o consumo de apucar, mediante a 

aplicapao obrigatoria da mater ia-pri- 

ma na fabricapao de alcool. 

A adipao de Alcool anidro a gasolina pro- 

duzida no Pa is, torna-se obrigatdria a partir 

de 1938. Durante a Guerra, recorre-se no- 

vamente ao Alcool como forma de ameni- 

zar a crise dos com bust fveis, sendo colo- 

cado a disposipao do CNP o excesso de Al- 

cool nao atribufdo ao consumo indus- 

trial, para ser utilizado como carburante. 
O aproveitamento do gasogenio, como 

ja se ressaltou anteriormente, foi cogitado 

apenas durante o conflito mundial de 1939. 

Nesta 6poca criou-se a Comissao Nacional 

do Gasogenio, destinada a incrementar a 

produpao de tal combustfvel no Brasil. O 

fim da 2? Guerra Mundial marcou tambem 

seu esquecimento. 

Quanto ao xisto betuminoso registram-se 

as experiencias oficiais na regiao de Marau, 

BA. Reconheciam-se as vantagens de sua uti- 

lizapao "in natura" na queima em locomo- 

tivas e da sua combinapao com carvdes es- 

trangeiros e nacionais; no entanto, a falta 

de atitudes a comprovar o reconhecimen- 

to efetivo da sua utilidade 6 surpreendente. 

2. O PERIODO 1946-1964 

O p6s-guerra representa um marco funda- 

mental no processo de industrializapao bra- 

sileiro. Centre dinamico da economia na- 

cional, o setor industrial passa por transfor- 

mapoes substanciais em sua estrutura, atra- 

ves da modernizapao da indOstria de bens 

de consumo nao durdveis e do desenvolvi- 

mento da ind6stria pesada e de bens de con- 

sumo duraveis<7L 
A par desse avanpo do processo de indus- 

trializapao verifica-se um crescimento acele- 

rado da urbanizapao e do sistema de trans- 

poses. Tal conjunto de mudanpas rebate so- 

bre o setor energetic©, reforpando o padrao 

de consumo de energia baseado na eletrici- 

dade e no petroieo. 

(7) Ver a respeito TAVARES, M. da C. Acumula- 
gao de Capital e Industrializagio no Brasil, te- 
se de Livre Docencia, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 1975 e LESSA, Carlos. Quin- 
ze Anos de Polftica Econdmica, Cadernos do 

n9 4. UNICAMP— Brasiliense, 1975. 
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Devemos lembrar que essa fase contou 

com uma conjuntura internacional que, pe- 

lo menos, nao determinou estrangulamentos 

absolutes sobre o Balan<^) de Pagamentos, 

de modo que a importa(?ao de combustf- 

veis e a ampliapao do parque energetico 

brasileiro nao encontrariam tantas dificul- 

dades como as presenciadas no pen'odo 

1930-45. 

A perspectiva do Governo frente a ques- 

tao energetica permanece fragmentada, basi- 

camente, em torno do petroleo e da eletri- 

cidade. A polftica energ6tica e direcionada 

no sentido de assegurar a expansao da 

oferta de derivados de petroleo e energia 

eletrica, reservando as demais fontes de ener- 

gia um papel medfocre no balance energe- 

tico nacional; agora, porem, o Estado nao 

se limita a ordenar o setor energetico, mas 

passa tambem a intervir de forma produti- 

va atraves de suas empresas. 

No ambito institucional, o pen'odo em 

questao marca o surgimento do Ministerio 

das Minas e Energia (MME) e do Ministe- 

rio da Industria e Comercio (MIC), em 1960. 

A partir daf, os orgaos publicos ligados a 

area energetica e vinculados ate entao ao 

Ministerio da Agricultura e a Presidencia 

da Republica passam todos a jurisdipao do 

MME, Por sua vez, o Institute do Apucar 

e do Alcool (lAA) seria incorporado ao MIC. 

O setor que inspirou os maiores cuidados 

por parte do Estado foi sem sombra de du- 

vida o hidreletrico. Os estagios alcanpados 

pela industrializapao e urbanizapao estavam a 

exigir suprimentos de energia eletrica em 

grandes proporpoes, o que esbarrava com o 

desenvolvimento ainda lento do parque hi- 

dreletrico. Tal defasagem se torna mais 

clara no infcio do anos 50, quando se apre- 

sentam sucessivas crises de oferta de energia 

eletrica. 

A superapao dos entraves a expansao do 

setor hidreletrico seria encaminhada atraves 

de duas linhas mestras. Em primeiro lugar, 

a formapao de empresas estatais de energia 

eletrica: a m'vel federal, organizadas em tor- 

no de grandes projetos hidreletricos; a m'vel 

estadual, as mais importantes seriam criadas 

em funpao das crises regionais de energia 

eletrica, algumas das quais vinculadas a 

Pianos Estaduais de Eletrificapao. Em segun- 

do lugar, a montagem de uma estrutura 

fiscal e financeira direcionada exclusivamente 

para prover recursos para expansao do se- 

tor. 

Quanto a formapao de empresas estatais, 

tratemos inicialmente daquelas organizadas 

a m'vel federal. 0 primeiro passo neste sen- 

tido foi dado com a criapao da Companhia 

Hidroeletrica do Sao Francisco (CHESF) em 

1945, para realizar o aproveitamento hidre- 

letrico da cachoeira de Paulo Afonso. O 

ingresso do Governo Federal na regiao Su- 

deste realiza-se por interm&Jio da criapao 

da Central Eletrica de Furnas em 1957, 

para o aproveitamento das corredeiras das 

Furnas, situadas no rio Grande. Em 1961 

surgiria a Companhia Hidreletrica Vale do 

Parafba (CHEVAP), encarregada do projeto 

hidreletrico do Salto-Funil no rio Parai'ba. 

O processo de constituipao de empresas1 

estatais em ambito federal consolida-se 

finalmente com a organizapao das Centrais 

Eletricas Brasileiras — Eletrobras — ocorrida 
em 1962, embora seu projeto de criapao ja 

se encontrasse no Piano Nacional de Eletrifi- 

ficapao de 1954, que tambem nao se efetivou. 

Como empresa holding, a Eletrobras incor- 

porou as aplicapoes do Governo Federal na 
CHESF FURNAS, CHEVAP e Termeie- 

trica de Charqueadas; a holding ter\a por fina- 

lidade a realizapao de estudos, projetos, cons- 

trupao e operapao de usinas produtoras, li- 

nhas de transmissao e sistemas de distribui- 

pao de energia eletrica. A partir de entao, ca- 

beria a Eletrobras a tarefa de definir o pro- 

grama de expansao do setor eletrico no Pai's. 

No ambito estadual, devemos ressaltar 

inicialmente o surgimento das empresas vin- 

culadas aos Pianos Estaduais de Eletrifi- 

capao. Neste particular, destacam-se a Comis- 

sao Estadual de Energia Eletrica (CEEE) do 

Estado do Rio Grande do Sul de 1943 e a 

Centrais Eletricas de Minas Gerais (CEMIG) 

de 1952. A primeira tornou-se autarquia es- 

tadual em 1952 e sociedade de economia 

mista em 1963, enquanto que a segunda se 

apresenta sob esta Oltima forma desde o 

infcio. 
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Caso particular da poh'tica de atuapao 

dos Governos Estaduais no setor el6trico 

podemos encontrar no Piano de Recupera- 

te E co no mica e Fomento da Produto do 

Governo do Estado de Minas Gerais^. A 

expansao do setor a m'vel regional efetivar- 

se-ia a partir da /#concentra<pao da produpao 

em grandes unidades", o "unico meio de 

conseguir energia barata ou a prepo compatf- 

vel com um programa economico baseado 

em industrias pesadas'^9). Por sua vez, o 

Piano de Eletrifica<?ao mineiro propunha a 

encampapao das usinas municipais, estrate- 
gia que alias viria a ser desenvolvida por 

grande parte das companhias estatais cria- 

das no penodo 1946-1964; desta forma, o 

Estado de Minas Gerais deveria ser "o pos- 

suidor das Centrais Eletricas, cabendo as 

municipalidades ou seus concessionaries a 

distribuigao da energia, mediante tarifas ade- 

quadas e obedientes ao prinefpio de menor 

prego para o kW-h'^10). 

Apos o surgimento dessas duas compa- 

nhias estaduais de energia eletrica, outros Es- 

tados promovem gradativamente a organiza- 

pab de suas respectivas empresas concession 

narias. A formapao das novas sociedades 

nao obedece aos mesmos motives: algumas 

estao articuladas com pianos estaduais de 

eletrificapao, como a Companhia de Eletri- 
cidade do Estado da Bahia (COELBA) de 

1960; outras, em funpao das crises de ener- 

gia eletrica, mais agudas nos grandes cen- 

tres urbanos e industriais, surgem nas bre- 

chas de concessionarias ja estabelecidas, a 

exemplo da Usinas Eletricas do Paranapa- 

nema (USELPA), criada em 1953 pelo 

Governo do Estado de Sao Paulo. 

Cumpre salientar tambem a organizapao 

em 1953 da Companhia Paranaense de Ener- 

gia Eletrica (COPEL); em 1956, da Cen- 

(8) GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GE- 
RAIS. Piano de Recuperagao Economica e 
Fomento da Produgao, Belo Horizonte, 1947. 

(9) Ibid., p. 21. 

(10) Ibid., p. 166. 

trais Eletricas de Goias (CELG) e Centrais 

Eletricas de Santa Catarina (CELESC); em 

1958, da Centrais Eletricas Matogrossenses 

(CEMAT) e um ano mais tarde, da Centrais 

Eletricas do Maranhao (CEMAR); 1963 

marca a criapao da Centrais Eletricas Flumi- 

nenses (CELF). Claro estci que isso cons- 

titui apenas uma amostra desse process©, 

que se estenderia apos o perfodo aqui estu- 

dado. 

A montagem de uma estrutura fiscal e 

financeira direcionada para a expansao do 

setor eletrico constituiu outro fator de rele- 

vancia para o crescimento acelerado do mes- 

mo no penodo 1946-1964; por meio da 

captapao centralizada de recursos fiscais, 
administrados por uma instituigao finan- 

ceira estatal, esta nova estrutura procuraria 

deslocar a importancia ate entao conferida a 

tarifa como fonte de recursos para investi- 

mento. 

O primeiro passo nesse sentido foi dado 

em 1952 com a criapao do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Economico. Dois anos 

mais tarde, seriam regulamentados o impos- 

to unico sobre energia eletrica (IUEE) e o 

Fundo Federal de Eletrificagao (FFE), des- 

tinado a financiar instalapoes de produce, 

transmissao e distribui^ao de energia eletri- 

ca, assim como o desenvolvimento da indus- 

tria de material eletrico. Dessa forma, a cap- 

tapao e a administragao centralizada do 

IUEE, atrav^s do FFE e BNDE, representa- 

ram uma das alavancas principals do vigoro- 

so crescimento da capacidade instalada 

de energia eletrica, que passou de 1134 MW 

em 1946 para 4895 MW em 1964( 11) 

Para completarmos o quadro fiscal e fi- 

nanceiro que se esbopa ate 1964, resta as- 

sinalar o estabelecimento do emprestimo 

compulsorio em 1962 e a id6ia de incorpo- 

rar a correpao monetaria no calculo do cus- 

to historic© na parcela da fixapao das tarifas. 

Esta ultima tentativa de reestruturar a poh'- 

tica de tarifas de energia eletrica foi conce- 

(11) CALABI, Andrea Sandro (coord.) op cit 
p. 456. 
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bida em 1958, mas s6 efetivada ap6s marpo 

de 1964. 

No que diz respeito a legislapao sobre 

energia eletrica, marco fundamental no pe- 

n'odo em tela 6 a Regulamentagao dos Ser- 

vipos de Energia Eletrica de 1957. Tal regu- 

lamentapao se originou de projeto elabora-- 

do pelo Conselho Nacional de Aguas e Ener- 

gia Eletrica, em 1951. Seu objetivo era con- 

solidar a legislapao sobre energia eletrica des- 

de o Codigo de Aguas de 1934, vindo a re- 

presentar urn verdadeiro C6digo de Energia 

Eletrica; por urn (ado, a Regulamentapao de 

1957 referenda a organizagao institucional 

da administrapao dos servipos de energia ele- 

trica, que da criapao do CNAEE em 1939 

at6 a constituipao da Eletrobras em 1962 

manter-se-ia inalterada, ou seja, a cargo do 

CNAEE, Divisao de Aguas do DNPM e Esta- 

dos; por outro, incorpora as disposipoes le- 

gais relativas d utiiizapao de bens e instaia- 

poes vinculadas aos servipos de energia ele- 

trica, ao regime de explorapao de tais servi- 

pos e a fixapao de tarifas, disposipoes estas 

que no decorrer de 23 anos foram sendo in- 

corporadas a legislapao sobre energia eletri- 

ca. 

Juntamente com a energia eletrica, o pe- 

troleo assumiria importancia crescente no 

balanpo energetic© nacional durante o pen'o- 

do 1946-1964. A participapao do petroleo 

no consumo total de energia primdria pas- 

sa de 12% em 1946 para 39,8% em 1964l12l. 

O conjunto de disposipoes trapadas a par- 

tir de 1938 em torno do petroleo, que con- 

cedia ao Estado um controle significative 

de todas as atividades petrol fferas e encon- 

trava respaldo na constituipao de 1937. ten- 

deria a sofrer algumas modificapoes com o 

fim da 2? Guerra Mundial. 

A constituipao de 1946 ja revelava um 

desvio da orientapao ate entao seguida, uma 

vez que abria maiores possibilidades a parti- 

cipapao do capital estrangeiro na outorga 

de concessoes de lavra e autorizapoes para 

pesquisa de jazidas petrolfferas. Tal tenden- 

(12) CALABI, Andrea Sandro (coord.), op. cit, 
p. 40. 

cia seria reforpada com a elaborapao do an- 

teprojeto do Estatuto do Petroleo, Segundo 

Gentil Noronha, nesta fase da campanha pe- 

lo petroleo as questoes giravam em torno 

da participapao de companhias particula- 

res, do controle nacional ou estrangeiro e da 

capacidade do Pafs para enfrentar com au- 

tonomia o onus da implantapao da nova in- 

dustrial 13>. 

Tendo por base as novas disposipoes con- 

tidas na Constituipao de 1946, o regime le- 

gal das jazidas petrolfferas sofreria algumas 

modificapoes refletidas no anteprojeto do 

Estatuto do Petr6leo. Este reunia em uma so 

lei os dispositivos dispersos sobre a proprie- 

dade das jazidas de petrbieo e gases raros 

existentes no territorio nacional e estabele- 

cia as condipoes e faciiidades para o seu 

aproveitamento economico. A modificapao 

mais importante trazida pelo Estatuto diz 

respeito a permissao concedida ao capital 

estrangeiro para atuar em atividades de pes- 

quisa, lavra, refinapao e transporte. No 

entanto, o anteprojeto contend© as emen- 

das propostas pelo Presidente Dutra acaba- 

ria retido nas Comissoes da Camara dos De- 

putados, perdendo seu significado nos anos 

posteriores. 

O Governo Vargas, em 1951, recolocaria 

a questao do petroleo, nao mais em funpao 

de adaptapoes no regime legal das jazidas pe- 

trolfferas, como no Governo Dutra. Ja nes- 

sa 6poca os gastos crescentes com a importa- 

pao de derivados de petroleo indicavam ao 

Governo a necessidade de intensificar a pro- 

dupao e a capacidade de refinapao nacionais 

de petroleo. Por outro lado, Gabriel Cohn 

salienta que "O Conselho Nacional do Pe- 

troleo, o qual ainda estava afetando toda a 

apao nesse setor, nao tinha condipoes-organi- 

zacionais nem recursos financeiros adequa- 

dos para fazer frente as novas solicitapoes de 

uma economia industrial em expansao. ^ su- 

ficiente assinalar, nesse ponto, que a sua uni- 

(13) NORONHA, Gentil. O Petr6leo 6 Nosso — Da 
Emenda Schoppel h lei 2.004. In: KUCINS- 
Kl, Bernardo (coord.), Petrd/eo: Contratos 
de Risco e Dependencia, Sao. Paulo, Brasi- 
liense. 1977. 
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ca fonte de recursos continuava a ser aque- 

la prevista quando de sua criapao: isto os 
cr6ditos orpamentorios, que o manietavam 

ao processo, polftico em essenciar de distri- 

buipao de recursos para o setor publico" J14 > 

Tendo em vista essas circunstancias, nao 

nos parece surpreendente o alcance limitado 

do projeto inicial de criapao da Petrobrds 

proposto peio Governo Vargas em 1951: 

uma sociedade de economia mista, que in- 

corporasse parte das atribuipoes ate entao 

conferidas ao Conselho Nacionai do Petr6- 

leo, de modo a dar condipoes ci nova empre- 

sa de ampliar a produpao de petroleo, ad- 

min istrar as refinarias do Estado e a Frota 

Nacionai de Petroleiros. A Petrobras, ainda 

segundo a proposta, contaria com vultosos 

recursos financeiros para fazer face a essas 

atribuipdes e em sua organizapao estariam 

presentes dispositivos para garantir o estri- 

to controle governamental sobre a empre- 

sa. 

Apresentado em dezembro de 1951, o 

projeto da Petrobras tramitaria no Congres- 

so ate setembro de 1953, apos longo deba- 

te entre Vcirios setores da sociedade, adqui- 

rindo assim um carter suprapartidario. 

Entretanto, o Congresso determinaria subs- 

tanciais alterapoes no projeto original, prin- 

cipalmente no que diz respeito ao controle 

das atividades petro Iff eras no Pafs: a lei 

2.004 que criou a Petrobras acabaria por es- 

tabeiecer o monopdlio da Uniao na pesqui- 

sa e lavra das jazidas, na refinapao do petro- 

leo nacionai ou estrangeiro e no transporte 

mar itimo do petroleo e seus derivados pro- 

duzidos no Pafs. A Petrobras constituiria 

o orgao de execupao do monopdlio estatai, 

enquanto que o Conselho Nacionai do Pe- 

trdleo seria o 6rgao orientador e fiscaiizador. 

Embora o projeto original apresentado 

pelo Governo Vargas nao propusesse um no- 

vo regime jundfco para as jazidas petrolffe- 

ras, as decisoes do Congresso resultaram em 

significativa aiterapao legal, que poria fim as 

discussoes travadas em torno da questao do 

petrdleo no pds-guerra. 

Da criapad da Petrobras at§ 1964 pode- 

mos ainda levantar dois aspectos relatives a 

polftica petrolifera do Governo: o primeiro 

diz respeito ao alcance do monopdlio esta- 

tai e o segundo, ^ polftica de importapao 

consagrada ao combustfvel. 

Como vimos, a Lei 2.004 havia estabeleci- 

do o monopdlio estatai tambdm nas ativi- 

dades de refinapao do petro leo. Entretanto, 

permitiu-se a manutenpao do controle priva- 

do das refinarias em funcionamento ou ji 

outorgadas, desde que limitada a capacida- 

de de refino das mesmas. Em 1957 tal de- 

cisao seria recolocada, com a unica ressal- 

va de que os eventuais excedentes de produ- 

pao das refinarias particulares revertessem 

em beneffcio do monopdlio da Uniao e por 

conta da Petrobras. Devido ao programa de 

implantapao de refinarias iniciado no Go- 

verno Juscelino Kubitschek, a Petrobras em 

1964 jd controlava 82% da refinapao de dleo 

cru no Brasil, conforme salienta Getulio 

Carvalho^15^. Nessas circunstancias, o Con- 

selho Nacionai do Petrdleo recomendaria 

nesse ano a integrapao definitiva das ativida- 

des de refino ao monopdlio estatai. Tal 

orientapao seria aceita e decretada pelo Go- 

verno Joao Goulart, que promoveria a desa- 

propriapao de vdrias refinarias particulares, 

processo que no entanto sofreria alguns re- 

veses apds 1964. 

Com relapao ao segundo aspecto levanta- 

do, devemos notar que as importapoes de 

petrdleo contaram com tratamento favora- 

vel em boa parte do perfodo 1946-64, a des- 

peito dos esquemas cambiais adotados. Es- 

se tratamento consistia na exciusao de tais 

importapoes do regime de licenpa previa, na 

concessao de cdmbio subsidiado e na isen- 

pao do mecanismo de depdsitos previos<16L 

(15) CARVALHO, Getulio. Petrobras: do mono- 
  pdlio aos contratos de risco, Rio de Janeiro, 

Forense-Universitiria, 1977, p. 174. 
(14) COHN, Gabriel. Petrdleo e Nacionalismo, Sao 

Paulo, DIFEL, 1968, p. 129. (16) Vide LESSA, Carlos, op. cit, cap. VI11-2. 
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No ambito de uma proposta de diversifica-"" 

pao das fontes externas de suprimento do 

petroleo, de modo a reduzir o impacto das 

Importagoes do mesmo sobre as disponibi- 

lidades cambiais, o Governo Joao Gouiart 

determinou em 1963 a incorporapao ao mo- 

nopolio estatal das importapoes de petro- 

leo, que a partir de entao ficariam exclusl- 

vamente a cargo da Petrobras. 

O termino da 2? Guerra Mondial e o ini- 

cio das operagoes da Companhia Siderurgl- 

ca Nacional (CSN), em 1946, fazem do car- 

vao nacional objeto de inumeras medidas go- 

vernamentais que procuram organizar a co- 

mer cia I iza(pao do carvao metalurgico cata- 

rinense e restabelecer a obrigatoriedade de 

aquisipao de 20% de carvao nacional sobre o 

correspondente importado, temporariamen- 

te suspensa durante a guerra. Mas, como afir- 

mava Getulio Vargas, a manutengao da in- 

dustria carbom'fera em tempos de paz repre- 

seutava o pagamento de uma apblice de se- 

guro contra acidentes de guerra. Nao se- 

ria outro o destine da industria carbom'fe- 

ra no pos-guerra. 

A industria carbonffera nacional, locali- 

zada em sua maior parte nos Estados do Pa- 

rana, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

encontrava-se em grave crise nos anos que se 

seguiram ao final da Guerra. Embora fosse 

reconhecida a rrici qualidade do carvao na- 

cional, a crise era devida a falta de mercado 

para a fra(pao de carvao-vapor resultante do 

beneficiamento do mineral em bruto, a pon- 

to de em Santa Catarina, onde a situapao es- 

tava mais cronica, os estoques alcangarem 

praticamente o volume de produce anual 

deste Estado. Nos outros dois Estados, a pro- 

dupao estaria supostamente de acordo com 

as necessidades dos respectivos mercados re- 

gionais. 

Nas rafzes dessa crise encontramos nao so 

a "dieselizagao" crescente das ferrovias e da 

Marinha Mercante e a tendencia a fluidizagao 

dos combustfveis no consume industrial, co- 

mo tamb6m o elevado prepo do carvao na- 

cional, decorrencia de uma produgao cara e 

inadequada, transporte dispendioso e inefi- 

ciente, beneficiamento mal plartejado e co- 

mercializapao de carvao de p6ssima qualida- 

de (as vezes com 40 ou 50% de cinzas). Ade- 

mais, eram comuns os atrasos nos pagamen- 

tos a produpao fornecida pela indOstria car- 

bom'fera nacional. 

Tais fatos levaram a realiza(?ao de varies 

debates e a elaborapao, ainda no Governo 

Dutra, do Piano do Carvao Nacional^17^. 0 

Piano contemplava a moderniza<?ao do pro- 

cess© extrativo, a racionalizapao do siste- 

ma de transportes e o alargamento do mer- 

cado consumidor nacional. Criou-se a Co- 

miss^o Executiva do Piano do Carvao Na- 

cional (CEPCAN) para coordenar a execu- 

te do mesmo. 

Aprovado por Getulio Vargas em maio de 

1953, o Piano do Carvao Nacional foi pror- 

rogado em 1957, ja sob a vigencia do Piano 

de Metas, que passa a defender a estrategia 

de instalar usinas termeletricas nas bocas das 

minas, movidas a carvao-vapor. Em 1960 e 

aprovado o Piano de Coordenaglo das Ativi- 

dades Relacionadas com o Carvao Mineral, 

elaborado para dar continuidade, atualizar 

e ampliar os trabalhos da CEPCAN. 

Todavia, os resultados de todos esses es- 

forgos nao foram muito satisfatorios, uma 

vez que a produgao de carvao entre 1945-60 

permanece praticamente estagnada, acusan- 

do certa elevagao apenas nos primeiros 

anos da d^cada de 60. O tratamento cam- 

bial concedido ao petroleo, o aumento dos 

custos na extragao do carvao e a fluidiza- 

gao generalizada dos combustfveis nas in- 

dustrias e nos transportes acarretaram em 

grande parte a retragao do mercado de car- 

vao e conseqiiente estabilidade dos m'veis 

de produgao. A falta de harmonia no com- 

portamento dos mercados de carvao-vapor e 

carvao-metalurgico resultava em acumulagao 
de estoques da primeira fragao e produgao 

insuficiente para a segunda. 

Tudo indica que tamWm nesse period© a 

produgao de ^Icool para fins carburantes 

(17) Piano do Carvao Nacional. Documentos Par- 
lamentares, Congresso Nacional, Rio de Ja- 
neiro, 1953. Tamb6m em SILVA PINTO, 
Mario da. Piano Nacional do Carvao, Diges- 
to Econdmico, Sao Paulo, n9 83, out. 1951. 
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continuava a ser um mero paliativo para as 

crises do setor apucareiro, que no p6s-guer- 

ra apresenta nova etapa de superprodupao, 

particularmente na regiao Nordeste. Dai o 

con junto de medidas de estfmulo a sua pro- 

dupaor para fins carburantes, que o Gover- 

no Federal adota em meados de 1948. Es- 

tas medidas resumiam-se no aproveitamen- 

to da materia-prima excedente as necessi- 

dades da nossa produpao de apucar, aper- 

feipoamento do sistema de armazenagem e 

de distribuipao, alem de garantia de pre- 

pos ao fabricante. 

Ao mesmo tempo em que se justificava a 

adopao desse conjunto de medidas para o 

restabelecimento do equilfbrio do nosso 

com^rcio internacional, tendo em vista o 

menor emprego de divisas na aquisipao de 
derivados de petroleo, a polftica de com^r- 

cio exterior adotada na 6poca exclui'a tais 

combustfveis do regime de licenpa previa. 

Com a criapao do Minist6rio da Industria 

e Com^rcio em I960, o Institute do Apu- 

car e do Alcool passaria a jurisdipao desse 

6rgao. 

0 avanpo cienti'fico e tecnologico propi- 

ciado pela conquista da fissao nuclear 

durante a 2? Guerra Mundial abre caminho 

para a utilizapao mais ampla dos minerals 

radioativos, pelo menos em termos de apro- 

veitamento energetic©. Este salto tecnologi- 

co representa, a nosso ver, o marco de re- 

ferenda para o surgimento da regulamenta- 

pao da explorapao de minerals radioativos na 

d^cada de 1950. 

Sao tres os documentos Wsicos que di- 

recionam a polftica de energia nuclear no 

perfodo 1946-1964. Tal polftica tern sua 

origem na criapao do Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq), em 1951, quando ficou 

estabelecido que este orgao se encarregaria 

de incentivar a pesquisa, a prospecpao e a in- 

dustria lizapao de materias destinadas ao 

aproveitamento de energia atomica. As ati- 

vidades referentes ao aproveitamento de 

energia atomica ficariam sob controle do Es- 

tado e caberia exclusivamente ao Presidente 

da Republica a orientapao da polftica geral 

de energia atomica, em todas as suas fases e 

aspectos. As exportapoes de uranio, tbrio e 

seus compostos ficavam proibidas, salvo a 

nfvel de Governo para Governo. 

Logo apds a criapao do CNPq, surgiria 

a regulamentapao da pesquisa e lavra de mi- 

nerais radioativos que considerava as jazidas 

de min6rios atomicos reservas nacionais, es- 

senciais a seguranpa do Pafs, As autoriza- 

poes de pesquisa e concessoes de lavra se- 

riam processadas de acordo com o Codigo 

de Minas, executado pelo Departamento Na- 

cional da Produpao Mineral (DNPM). 

Por Ciltimo, em 1956, encontramos as 

Diretrizes Governamentais para a Polftica 

Nacional de Energia Nuclear, que ja suge- 

riam a criapao de uma Comissao Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), encarregada da 

orientapao da polftica setorial, assumindo 

para tanto as responsabilidades e compe- 

tencias estabelecidas em 1951 para o CNPq. 

De fato, tal Comissao seria formada alnda 

no mesmo ano e ficaria diretamente subor- 

dinada ao Presidente da Republica. O ano 

de 1962 representa outro marco para a po- 

lftica de energia nuclear, uma vez que as ati- 

vidades sob controle da Uniao, tais como 

pesquisa e lavra de jazidas de minerals ato- 

micos, o com^rcio desses minerals e a pro- 

dupao e industrializapao de materiais nuciea- 

res passariam efetivamente a constituir mo- 

nopolio da mesma. Ainda nesse ano seria ins- 

titufdo o Fundo Nacional de Energia Nu- 

clear, administrado pela CNEN e destinado 

ao desenvolvimento das aplicapoes da ener- 

gia atomica. 

Resta salientar a organizapao da Compa- 

nhia de Materiais Nucleares do Brasil (CO- 

MANBRA) em 1964, criada para desenvolver 

atividades relacionadas com a lavra, benefi- 

ciamento, refino, tratamento qufmico e co- 

m£rcio de min§rios de interesse para a pro- 

dupao de energia nuclear. 

CONSIDERAQOES FINAIS 

A evolupao institucional do setor energe- 

tic© no perfodo 1930-1964 apresenta mui- 

tas definipoes. Ao nfvel jurfdico, encontram- 
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se regulamentadas as principals atividades do 

setor. A organizapao institucional reflate ba- 

sicamente o papel que cada fonte de energia 

cumpre na matriz energetica brasileira. 

Dessa forma, a eletricidade e o petroleo 

contam com amplo domfnio do Estado, 

principalmente no que diz respeito a esfera 

produtiva. Com o alcool e o carvao o mesmo 

nao ocorre. O alcool surge primordialmente 

como vdlvula de escape para as crises do se- 

tor apucareiro e secundariamente como fon- 

te alternativa de energia. A atuapao do IAA 
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parece tradlizir muito bem esta situapao. 0 

carvao, por sua vez, mesmo contando com 

alguns pianos de apoio por parte do Gover- 

no Federal seria gradativamente deslocado 

da matriz energetica, ainda mais na ausencia 

de uma polftica integrada na area dos com- 

bust fve is. 

Embora o aproveitamento da energia nu- 

clear se encontre apenas em fase experimen- 

tal durante o penodo analisado, o Estado as- 

sumiria em breve espapo de tempo o contro- 

le de todas as atividades referentes a esse ti- 

po de enerc^a. 
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