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ESTRUTURA BRASILEIRA DA PRODUcA0 E 
DE CONSUMO DE CELULOSE E PAPEL 

I — INTRODKAO 

As informageies que a seguir se sin-
tetizam, relativas a estrutura brasilei-
ra de produgdo e consume de celulose 
e papel, resultaram de pesquisa enco-
mendada pelo BNDE - Banco Nacional 
do Desenvolvimento Economic° e As-
sociagdo Paulista dos Fabricantes de 
Papel e Celulose, tendo em vista co-
nhecer as caracteristicas atuais e 
perspectivas desse importante seg-
mento industrial. Sua execuedo, do 
ponto de vista do BNDE, buscava iden-
tificar informagdes capazes de permi-
tir urna adequada politica de investi-
mentos no setor e o aproveitamento 
de vocagOes e potencialidades brasi-
leiras neste campo. 

0 programa geral de entrevistas, 
estabelecido para a pesquisa, inicial-
mente procurou contemplar a quase 
totalidade dos informantes ligados ao  

setor, segundo os seguintes grupamen-
tos: 

Grupo I — Fabricas de Papel 
Grupo II — Fabricas de Celulose 
Grupo III — Fabricas de Pasta Me-

canica 
Grupo IV — Revendedores, Grafi-

cas, Fabricas de Artefatos de Papel 
Grupo V — Secretarias de Estado e 

Organismos Regionais 
Grupo VI — Fabricantes de Equi-

pamentos e Cornponentes 

0 piano de pesquisa previa a reali-
zagdo de 376 entrevistas, nilmero que 
se considerava suficiente para permir-
tir uma visao abrangente do setor. 0 
langamento de questiondrios-teste, 
entretanto, justificou a ampliagdo do 
numero de entrevistas, cobrindo apro-
ximadamente mais 60 informantes. 
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II — ESTATISTICAS DA PRODUCAO 

1. PRODINAO BRASILEIRA DE PAPEIS 

Os registros estatisticos apresenta-
dos nos Quadros 1, 2 e 3, detalhan-
do a produgdo brasileira dos diversos 
tipos de papel em periodo relativa-
mente amplo, sugeriram algumas di-
ficuldades na sua tabulacao, em ra-
zao das diferentes classificagoes exis-
tentes e dos criterios adotados pelas 
proprias empresas produtoras quan-
do da apuragdo do volume produzido. 
Assim, tornou-se necessario proceder 
a uma exaustiva avaliagdo das infor-
magoes, de modo a compatibiliza-las 
e tornar relativamente homogeneos os 
registros levantados. Relativamente a 
esse processo de compatibilizagdo cabe 
ressaltar os seguintes aspectos: 

— as quantidades que ate 1961 esta-
vam incluidas numa categoria ge-
nerica denominada kraft foram 
distribuidas entre dual sub-cate-
gorias, na proporgao de 80(/ para 
papeis para sacos e 20% para pa-
peis para embrulho. Esse criterio, 
embora empirico, levou em consi-
deracao a qualidade do papel pro-
duzido pelas fabricas pertencentes 
a Associagdo Paulista dos Fabri-
cantes de Papel. 

— as categorias relativas a Cartoes e 
Cartolinas e Cartao Duplex, da 
classificagdo em vigor ate 1961 e 
as categorias Carta° Duplex, Car 
teic. Triplex, Cartaes Brancos e Car-
toes Cores, da classificagao em vi-
gor a partir de 1962, foram englo-
badas sob a denominagalo de papeis 
para caixas e cartuchos. 0 crite-
rio adotado envolve o erro de in-
cluir na categoria de papeis para 
caixas e cartuchos certas quanti-
dades de cartolinas e cartoes usa-
dos na fabricagdo de pastas de es-
critario, capas de co dernos e blo-
cos, etc. Como, entretanto, as es-
tatisticas disponiveis nao permitem 
a exata aferigao das quantidades 
desses produtos consumidas em 

cada finalid•de, preferiu-se adotar 
o procedimento acima exposto, 
considerando-se que o consumo de 
cartoes e cartolinas para pasta e 
capas e sensivelmente inferior ao 
que se registra para a outra fina-
lidade. 

finalmente, cabe referir o que ocor-
reu corn a categoria papel para 
jornal e imprensa. Ate 1961 os pa-
'Deis para "imprensa" (corn linha 
d'agua, ou seja, gozando de isen-
goes fiscais, e utilizados para a im-
pressao de jornal e revista), para 
"jornal" (com linha d'agua, utili-
zados para a impressao de peque-
nos jornais, e sem linha d'agua, 
utilizados em servigos de impressao 
em geral como faturas, suplemen-
tos, volantes) estavam relaciona-
dos naquela categoria mais gene-
rica . A partir de 1962 a Associagdo 
promoveu a necessaria separagdo, 
certamente levando em conta as 
principais diferengas existentes en-
tre os tipos assemelhados: o papel 
de "imprensa" tern gramatura de 
45 a 55 g/m 2  e é comercializado 
sob a forma de bobinas; o papel 
de "jornal" nab tem limitagoes de 
gramatura e é comercializado em 
resmas. 

Nas serias apresentadas neste estu-
do nao foi permitido promover a car-
regao dos dados referentes ao periodo 
1950/61, razdo pela qual a categoria 
"papeis para imprensa periodica" re-
gistra para o referido periodo mon-
tantes superiores aos reais, ja que tam-
bem englobam o papel de "jornal" que 
nao se pticle separar por deficiencias 
estatisticas. 

A partir de 1962 a serie já se apre-
senta correta, figurando na categoria 
"papeis para imprensa periodica" ape-
nas o papel de "imprensa", enquanto 
que o papel de "jornal" aparece cor-
retamente classificado na categoria 
"papeis contendo pasta mecanica e 
aparas". 

Assim os quadros estatisticos e au-
xiliares que integram o trabalho pre-
sente podem ser explicitados: 
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Quadro 1 — apresenta a produgao 
brasileira de papeis, no pe-
riodo 1950/66, dividida por 
cinco categorias e dez sub-
categorias. Em cada catego-
ria ou sub-categoria taz-se a 
distingdo da produgao das 
empresas filiadas a Associa-
gdo Nacional dos Fabricantes 
de Papel. 

Quadro 2 — apresenta a produgao 
brasileira de papeis, por ti-
pos, no period° 1962/66, Se-
gundo a classificagao oficial 
do Orgao de classe. 

Quadro 3 — apresenta a produgdo 
brasileira de papeis em 1966. 
por cinco categorias e dez 
sub-categorias, segundo a lo-
calizagao geografica da pro-
dugao. 

2. PRODUcA0 BRASILEIRA DE CELULOSE 

0 Quadro 4 registra a serie hist& 
rica da produgdo brasileira de celulo-
se para o periodo 1950/66, constituin-
do fato inedito o levantamento desde 
tipo de estatistica para o produto em 
foco. Relativamente ao trabalho de 
tabulagdo dos dados levantados cabem 
alguns comentarios de cunho explica-
tivo. 

A serie historica da produgdo das 
diversas fabricas foi distribuida por 
tres grandes grupos, quais sejam: 

— Celulose sulfato 
— Celulose sulfito 
— Outros tipos de celulose e pastas 

semiquimicas, ou seja, pastas 
produzidas pelos processos cal, 
soda, sulfito neutro, etc . 

Os tres grupamentos comportam, 
por sua vez, duas subdivisoes (fibras 
curtas e fibras longas) tambern bifur-
cadas em celulose alvejada e celulose 
nac alvejada. 

Assim, o criterio distingue o pro-
cesso de fabricagdo utilizado, a prin-
cipal caracteristica estrutural do pro- 

duto e, finalmente, o aspecto do pro-
duto final no mercado. 

No grupo denominado "outros tipos 
de celulose e pastas semiquimicas", 
composto de produtos elaborados por 
processos que nao o sulfato e o sulfito, 
foram incluidas, por exemplo, as celu-
loses de boa qualidade prAnzirlas a 
partir de fibras de sisal (Cia. Indus-
trias Brasileiras Portela), de bambu 
(Cia. Mineira de Papeis), de bagago 
de cana (Refinadora _Paulista), as 
duas primeiras pelo processo soda e a 
Ultima pelo processo Celdecor-Pomilio . 

No que toca as pastas semiquimicas, 
na maioria dos casos aqui considera-
dos trata-se de produto de cozinha-
mento de fibras diversas e residuos 
agricolas, tais como os ja menciona-
dos bambu e sisal, e mais o bagago 
de cana, a palha de arroz, etc. Estas 
pastas, na sua grande maioria, sao 
fabricadas pelo processo soda ou cal. 

Note-se ainda, por oportuno, que 
vem ocorrendo no Brasil nos Ultimos 
anos um consumo crescente de pastas 
semiquimicas, em substituigao as 
aparas na composigao dos diversos ti-
pos de papeis fabricados por pequenas 
cmpresas. A utilizagao alternativa de 
aparas e pastas semiquimicas para a 
produgdo de papeis, principalmente 
em pequena escala, merece alguns co-
mentarios a seguir sugeridos. 

0 material classificado como apa-
ras envolva uma gama enorme de pa-
'Deis sucatados, desde o papel velho 
sujo e impregnado de impurezas, ate 
as aparas de boa qualidade, obtidas 
em maquinas graficas, como tambem 
as fichas de maquinas hollerith, sacos 
de cimento, caixas de papelao, etc . 
Esse material de qualidade irregular é 
habitualmente classificado em tres 
categorias: aparas de primeira, de se-
gunda e de terceira, em ordem decres-
cente de qualidade. 

Assim, na categoria das aparas de 
primeira sa,o encontrados os sacos de 
cimento, as fichas de maquinas holle-
rith, as aparas de papeis importados e 
todos os tipos de papel sucatado em 
cuja composigao tenha sido consumi-
da celulose de alta qualidade. De mo-
do geral pode-se afirmar que essas 
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aparas de primeira sao, de todas as 
materias-primas utilizadas na fabri-
cacao de papeis, as que, por sum 
caracteristicas, mais se aproximam da 
celulose. 

Descendo na escala de classificagdo 
das aparas, as de segunda constituem 
uma mistura de papeis "menos no-
bres", incluindo-se entre eles tambem 
uma parte dos que, devidamente se-
lecionados, seriam aparas de primeira. 

Finalmente tem-se as aparas de ter-
ceira, onde se encontram materiais 
da pior qualidade, contendo inclusive 
plasticos, panos velhos, etc. 

Os Quadros 5 e 6 apresentam carac-
teristicas da producao brasileira de 
celulose, segundo os tipos, a localiza-
ca. ° geografica da producao e as ma-
terias-primas utilizadas. 

3. IMPORTA9A0 E EXPORTAgA0 DE 
PAPLS 

3.1 — PAPEL PARA IMPRENSA 
PERIoDICA 

A fonts utilizada para os dados de 
importagao de papel para imprensa 
periodica, anotados no Quadro 7, foi 
o SEEF, do Ministerio da Fazenda, sen-
do possivel ali identificar o volume 
importado no periodo 1950/67, em 
quatidade e valor, segundo os paises 
de origem. 

O exame do Quadro 7 permite ob-
servar a ocorrencia de alteragoes, ao 
longo do periodo considerado, no es-
quema de fornecedores de papel de 
imprensa periodica para o Pais. Com  
efeito, em 1950 os principais fornece-
dores exam a Finlandia, com 39,6%, 
e a Suecia, com 30,9% do total, en-
quanto que em 1967 a Finlandia pas-
sou a cobrir 46,7% das importagOes 
brasileiras, seguida do Canada corn 
12%. 

Tomando o ano de 1967 como refe-
rencia observa-se urn volume de impor-
tagoes superior a 84 ma t, com o 
consequente dispendio de divisas da 
ordem de US$ 16 milh6es. 

O Quadro 8 apresenta os dados de 
importagoes de papel para imprensa 
periodica segundo os portos de desti- 

no, demonstrando uma flagrante con-
centragao no Rio de Janeiro e Santos, 
superior a 92% em 1960 e proxima 
de 90% em 1966. 

3.2 — OUTROS TIPOS DE PAPLS 

Embora em quantidades relativa-
mente pequenas o Pais foi levado a 
importar diferentes tipos de papeis no 
periodo 1950/67, os quais, para fins de 
analise e posterior determinacao do 
consumo aparente, foram classificados 
segundo as seguintes categorias: pa-
'Deis para escrever e imprimir, exceto 
para imprensa periodica; papeis pa-
ra sacos; papeis para embrulhos; pa-
peis para embalagens especiais, pa-
peis para ondulados; papeis para cai-
xas, cartuchos e forros, exceto para 
ondulados; papas para fins higieni-
cos, e papeis para aplicagOes especiais. 

Alguns artefatos importados foram 
considerados, para fins da presente 
pesquisa, como papel in natura, se-
guindo metodologia utilizada em ou-
tras pesquisas. 

0 Quadro 9 apresenta as series 
historicas das importagoes dos dife-
rentes tipos de papel no periodo 
1950/67, discriminando quantidades 
importadas e valor em moeda es-
trangeira. Em 1967, convem salien-
tar, a importagao de papel (exceto 
para imprensa periodica) atingiu 
apenas 21,5 ma toneladas, represen-
tando um dispendio cambial de cerca 
de US$ 10 milhoes. Quanto a expor-
tagdo pode ser considerada irrele-
vante, atingindo em 1967 apenas 322 
toneladas e uma receita cambial de 
US$ 165 mil. 

4. IMPORTAgA0 E EXPORTAgA0 DE 
CELULOSE 

4.1 — IMPORTAgOES 

Os dados relativos as importagOes 
de celulose foram obtidos de duas fon-
tes, isto é, SEEF, do Ministerio da Fa-
zenda, e Cia. T. Jailer (importadora 
e distribuidora de celulose e papel) 
que mantem registros atualizados corn 
base nos manifestos de carga publi- 
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cados nos Boletins Comerciais do Rio 
de Janeiro e de Santos. 

A serie historica de importagdo de 
celulose divulgada pelo SERF, que vai 
apresentada no Quadro 10, nao dis-
crimina, no periodo 1950/63, a desti-
nagdo do produto importado, totali-
zando, sob a mesma rubrica, as celu-
loses para papel e para raion. 

A partir de 1964, entretanto, os da-
dos do SEEF apresentam urn maior 
grau de desagregagdo, permitindo in-
clusive a distribuicao da celulose im-
portada segundo os processos de pro-
ducao, conforme se apresenta no 
Quadro 12. 

A serie historica montada pela Cia. 
T. Janer, por sua vez, que vai indica-
da no Quadro 14, é mais representati-
va, uma vez que estabelece a necessa-
ria distingdo entre celulose para pa-
pel e celulose para raion, desde 1950. 

Tomando como fonte de referencia 
os dados do SEEF tern-se que as impor-
tagoes brasileiras de celulose para pa-
pel atingiram 24,9 mil toneladas em 
1967 e urn dispendio cambial de US$ 
3,8 milhoes. 

4.2 — EXPORTAOES 

Tomando ainda o SEEF como fonte 
de informagdo estatistica, observa-se 
que a entrada do Pais como exporta-
dor de celulose para papel iniciou-se 
em 1960, tendo atingido 8,9 mil tone-
ladas em 1967, gerando divisas da or-
dem de US$ 1,3 milhoes. A maior par-
tida de exportagdo ocorreu em 1965, 
superior a 37 mil toneladas. 

III — CAPACIDADE INSTALADA 
DE PRODucAo 

1. PAPEL 

1 . 1 - SiTuAgiio ATUAL 

0 Quadro 18 apresenta a capacida-
de instalada, no Brasil, para a produ-
gdo dos diferentes tipos de papel. 0 
panorama ali registrado expoe urn to-
tal de 154 fabricas em operagdo em 
janeiro de 1967, distribuidas por seis 
grandes grupos, quais sejam: papeis 
para imprensa periodica; papeis para  

escrever e imprimir, exceto para im-
prensa periodica; papel kraft para sa-
cos multifolhados; papeis para emba-
lagens, exceto kraft para sacos multi-
folhados, a papeis para caixas, cartu-
chos e forros; papeis para fins higie-
nicos, e papeis para fins especiais. 

Relativamente ao quadro de capa-
cidade ja, referido, convem levantar 
algumas consideragoes explicativas de 
cunho relevante, comecando por sa-
lientar que o papeldo foi incluido na 
categoria de "papeis para caixas, car-
tuchos e forros". Em alguns casos, 
talvez fOsse mais adequado classified-
lo na categoria de "papeis para apli-
cagoes especiais", como por exemplo 
quando a sua utilizagdo se da, nas ati-
vidades produtoras de malas e bolsas. 
Como é dificil estabelecer esta distin-
cao, resolveu-se totalizar todo o pa-
peldo na categoria ja mencionada. 

Os papeis para embalagem, exceto 
"kraft para sacos multifolhados" e 
os "papeis para caixas ,cartuchos e 
fOrros" foram totalizados num mesmo 
grupamento por ser grande o numero 
de empresas que produzem em suas 
instalagOes, ora urn, ora outro tipo 
asses papeis, n5,0 possibilitando a 
exata estimativa da capacidade de 
producao instalada em cada uma des-
sas subcategorias. 

O Quadro 18, ja„ mencionado pode 
ser perfeitamente utilizado para qual-
quer estimativa da evolucao da capa-
cidade brasileira de producao de pa-
pal, uma vez que, dada a impossibili-
dade de alteragdo do esquema de utili-
zagalo apresentado para as instalagoes 
existentes, possibilita uma perfeita 
visdo da distribuicao qualitativa da-
quela capacidade produtiva. 

Assim sendo, pode-se acreditar que, 
apesar das o Quadro refe-
rido sugere urn panorama preciso da 
distribuic5,0 geografica e qualitativa 
da capacidade instalada no Brasil pa-
ra a producao de papeis. 

No Quadro 19, por seu turno, rela-
cionam-se todas as maquinas de pa-
pel existentes no Pais, em operagao 
em janeiro de 1967, devidamente clas-
sificadas por largura, capacidade de 
producao e tipos de papeis produzidos. 
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Considerou-se, seja para as fabricas, 
seja para as maquinas, uma operagao 
media de 22 horas/dia, como habitual. 

Contemplando o Quadro 19 verifi-
ca-se que das 302 maquinas de papel 
em operagao (janeiro de 1967), 274 
estao instaladas em apenas 7 Estados, 
quais sejam: Rio de Janeiro, Guana-
bara, Minas Gerais, Sao Paulo, Para-
na, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 0 Estado de Sao Paulo detem a 
parcela mais expressiva das maquinas 
existentes no Pais, com 169 unidades 
instaladas. 

Quanto a capacidade de producao 
efetiva das //Aquinas de papel insta-
ladas no Pais, pode-se sumariar o se-
guinte panorama: 

maquinas 

ate 5 t/dia: 
	

101 
mais de 5, ate 10 t/dia: 

	
110 

mais de 10, ate 15 t/dia: 
	

49 
mais de 15, ate 20 t /dia: 

	
21 

- mais de 20 t/dia: 
	

21 

De outra parte, convem ressaltar 
que a largura das //Aquinas de papel 
brasileiras esta, compreendida na fai-
xa de 1,01m a 1,50m, na qual se en-
quadram 111 das 302 //Aquinas exis-
tentes. Com  mais de 2,00 m de largu-
ra so foram registradas 93 //Aquinas 
em operagao no Pais, das quais 57 
instaladas no Estado de Sao Paulo. 

Finalmente, é possivel observar que 
das 302 //Aquinas identificadas ape-
nas 59 se destinam a fabricagao de 
papeis para escrever e imprimir, 
das instaladas nas regiaes Sudeste e 
Extremo-Sul do Pais. Nas regioes 
Norte e Nordeste encontram-se insta-
ladas apenas 24 maquinas de papel, 
sendo 20 destinadas a fabricagdo dos 
tipos para embalagem, 3 produzindo 
papeis para caixas, cartuchos e forros, 
e apenas 1 produzindo papel para fins 
higienicos. 

Alem dessas, identificaram-se 11 ou-
tras maquinas de papel, das quais 4 
se encontravam paralisadas e 7 em 
fase de instalagdo, corn a seguinte lo-
calizacao: 

Paralisadas 

Ceara 

Em 
instalactio 

1 
Pernambuco 1 1 
Rio de Janeiro 1 
Minas Gerais 1 
Sao Paulo 1 
Parana 3 
Sta. Catarina 2 

Total 4 7 

1.2 -- ESTIMATIVA DE ACRESCIMO DA 

CAPACIEADE INSTALADA 

Quadro 20 apresenta, corn base 
nos projetos definidos, de expansao e 
reaparelhamento das fabricas de pa-
pel, a previsao dos acrescimos de ca-
pacidade de producao segundo os ti-
pos de papeis e a localizacao regional 
das unidades produtivas. Quanto ao 
aumento previsto de capacidade po-
de-se sumariar como segue a sua dis-
tribuicao segundo as unidades da Fe-
deragao com a respectiva participagdo 
percentual no acrescimo global: 

Capacidade 
(t/dia) 

Para 5,0 0,3 
Maranhao 50,0 2,9 
Ceara 5,0 0,3 
R. G. Norte 7,0 0,4 
Paraiba 24,0 1,4 
Pernambuco 185,5 10,9 
Bahia 22,0 1,3 
Rio de Janeiro 71,5 4,2 
Guanabara 73,5 4,3 
Minas Gerais 25,0 1,5 
Goias 17,0 1,0 
Sao Paulo 704,0 41,3 
Parana. 185,0 10,9 
Sta. Catarina 265,0 15,6 
R. G. Sul 64,5 3,7 

BRASIL 1.704,0 100,0 

Em relagdo a capacidade instalada 
atualmente existente os Estados que 
registram substantial aumento sao os 
de Pernambuco (acrescimo de 185,5 
t/dia para uma capacidade instalada 
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de 104,0 t/dia) e Santa Catarina 
(acrescimo de 265,0 t/dia para uma 
capacidade instalada de 134,0 t/dia). 
A expansao da capacidade instalada 
em Sao Paulo representa urn acresci-
mo de 40% em relagdo a capacidade 
atual do Estado. 

Registre-se, ainda, que o acrescimo 
previsto na capacidade de producao de 
papel kraft para sacos multifolhados 
pode ser considerado bastante signif 
cativo, pods representa um incremen-
to de 106% em relagao a capacidade 
atualmente existente. Tambem igual-
mente significativo é o aumento es-
perado para os papeis higienicos 
(acrescimo de 159,5 t/dia, quando a 
capacidade atual de produced° esta 
proxima de 165,0 t/dia). 

Excluido o papel para imprensa 
periOdica, para o qual nao ha previsa° 
de aumento de capacidade instalada 
de produced°, a categoria que apresen-
te menor perspectiva de crescimento 
é a de "papeis para escrever e impri-
mir, exceto para imprensa periodica" 
(acrescimo de 237,5 t/dia, quando a 
atual capacidade se situa em torn de 
823,7 t/dia). 

2. CELULOSE 

2.1 — SITU/WAO ATUAL 

A capacidade instalada de produgao 
de celulose no Brasil (situagao em ja-
neiro de 1967) é apresentada no Qua-
dro 21, devidamente discriminada por 
Unidade da Federacao e compreen-
dendo subdivisoes pelas seguintes ca 
tegorias: "celulose sulfato", "celulose 
sulfito", e "outros tipos de celulose e 
pastas semiquimicas". Faz-se tambem 
no referido quadro a necessaria distin-
cao entre fibras longas e fibras cur-
tas, alvejada e nao alvejada. 

A distingdo entre fibras longas e fi-
bras curtas nao era, a rigor, necessa-
ria, uma vez que na fabrica, quando 
opera pelo processo sulfato, a produ-
ced° de celulose de fibras curtas ou de 
fibras longas dependera muito mais 
da materia-prima utilinda do que da 
tecnologia de producao Assim, uma 
cmpresa que opere por esse processo,  

se dispuser de madeira de eucalipto 
podera fabricar celulose sulfato de fi-
bras curtas; se dispuser de madeira 
de pinheiro podera fabricar celulose 
sulfato de fibras longas. 

Teoricamente, uma fabrica que pro-
duz tradicionalmente celulose sulfato 
de fibras curtas pode passar a pro-
duzir celulose sulfato de fibras longas 
com urn nOmero relativamente peque-
no de modificagoes nas suss instala-
goes. 

De qualquer forma, o quadro apre-
sentado fornece uma visao mais am-
pliada da capacidade instalada de 
producao de celulose no Pais, distin-
gaindo processos de fabricagao e tipos 
de fibras. 

Observa-se quo as fabricas de celu-
lose existentes, como era de esperar, 
concentram-se junto as grandes reser-
vas florestais, nativas ou cultivadas, 
do, area sul do Pais (Sao Paulo, Para-
na, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul) . Outros Estados apresentam 
produced° de celulose, mas em fabricas 
de pequeno porte, sem maior expres-
sed° estatistica. 

Na regiao Nordeste, entretanto, es-
tao surgindo fabricas de celulose que, 
a rigor, produzem apenas pasta semi-
quimica, a partir de tres materias-
urimas principais: bagago de cana, 
bambu e bucha de sisal. Alem de se-
rem unidades de pequeno porte, des-
tinam-se a substituir as aparas que 
vem tendo seu prego relativamente 
elevado, e para isso utilizam as ma-
terias-primas existentes na regiao em 
condicOes de pregos e suprimento re-
lativamente boas. 

0 Quadro 22 apresenta a classifica-
cao das fabricas brasileiras de celulo-
se, segundo os processos de produced° 
(sulfato, sulfito, e outros tipos de ce-
lulose e pastas semiquimicas), por in-
tervalos de classe de tamanho das 
instalacoes, e segundo as unidades da 
Federacao. 

Tomando como base o mesmo ponto 
de referencia (janeiro de 1967), veri-
fica-se que havia no Pais 62 fabricas 
de celulose ,das quais 5 se encontra-
yarn paralisadas (Celubagago Indus- 
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tria e Comercio S.A., Cia. Industrial 
de Papeis Alcantara, Semicel S.A. — 
Industria e Comercio de Celulose e 
Papel, Fabrica de Papel S.A. — FAPA-
SA, e Lutcher S.A. — Celulose e Papel) 
e 1 em fase de producao intermitente 
(Cia. Paulista de Celulose — COPASE) . 
Das fabricas existentes, por outro 
lado, apenas 6 apresentam capacida-
de de producao superior a 100 t/dia. 

A grande maioria das fabricas exis-
tentes tern capacidade de producao 
nao superior a 10 t/dia (cerca de 34 
fabricas) nivel em que nao se tem 
qualquer ganho de escala, localizan-
do-se de forma concentrada no Estado 
de Sao Paulo quo conta com 27 uni-
dades produtivas. 

2.2 — ESTIMATIVA DE ACIISCIMO DA 
CAPACIDADE INSTALADA 

O Quadro 23 apresenta a estimativa 
de acrescimo da capacidade de produ-
cao de celulose no Pais, tomando 
como base os projetos em execucao e 
os ja definidos para inicio imediato 
de obras, totalizando uma adicao de 
1.402,9 t/dia ao parque ja existente, 
o que significa uma expectativa de 
expansao de 68% sabre a capacidade 
atual de producao. 

Dos projetos definidos merecem 
destaque especial os relativos a area 
da SUDENE (principalmente os inves-
timentos da Papelao Ondulado do 
Nordeste S.A. — PONSA, empresa vin-
culada ao Grupo Klabin, e da CEPAL-
MA - Celulose e Papeis do Maranhao) , 
bem assim os da Papel e Celulose 
Catarinense Ltda. (Grupo Klabin) e 
da Industria de Celulose Borregaard 
S.A., os dois ultimos localizados na 
regiao Estremo-Sul do Pais. 

IV — TENDENCIAS E PROJECOES 
DO CONSUMO 

1. SARIES HISTORICAS DO CONSUMO 
APARENTE 

1 . 1 - PAPEL 

Inicialmente, elaboraram-se as series 
histOricas do consumo aparente de  

papel por grandes categorias. Consi-
derando-se, entretanto, a importancia 
relativa de cada tipo, bem assim o 
grau de desagregagdo das estatisticas 
disponiveis, promoveu-se novo deta-
lhamento de modo a compreender 
nove subgrupos distintos, a saber: 
papel para imprensa periodica; papeis 
para escrever e imprimir, exceto para 
imprensa periodica; papeis para sacos; 
papeis para embrulho, papeis para 
embalagens especiais; papeis para 
ondulados; papeis para caixas, cartu-
chos, forros e similares, exceto para 
ondulados; papeis para fins higienicos; 
e papeis para aplicagOes especiais. 
SObre cada uma dessas categorias 
anotadas cabem as seguintes observa-
goes principais: 

i) Papel para imprensa periodica 

A producao brasileira de papel para 
imprensa periodica aumentou de 37,8 
mil t em 1950 para 117,6 mil t em 
1966. A respeito dessa classe de papeis 
cabe destacar que a sua serie hist& 
rica apresenta certa incongruencia, 
de vez que, ate 1961, englobava tam-
bem o papel de "jornal" e nao apenas 
o papel de "imprensa", como seria 
correto. Deficiencias estatisticas, so 
corrigidas a partir de 1962, impedem 
a separagao daqueles dois tipos de 
papel, razao porque a serie aqui apre-
sentada contem valOres superiores 
aos que realmente devem ter ocorrido 
ate 1961 . 

Quanto a importagdo de papel para 
imprensa periodica, apresentou uma 
tendencia crescente ate o ano de 1960. 
A partir dal, medidas cambiais pas-
saram a onerar as importagoes de 
papel de imprensa, as quais sofreram 
forte declinio. A queda de importa-
goes se acentuou mais ainda a partir 
de 1964, quando entrou em funciona-
mento a moderna maquina das Indus-
trias Klabin do Parana de Celulose 
S.A. 

ii) Papeis para escrever e 
exceto para imprensa periodica 

A serie cronologica do consumo 
aparente de papeis para escrever e 
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imprimir, exceto para imprensa perio-
dica, apresenta uma tendencia conti-
nua de crescimento. As importagiies 
tambem sentiram os efeitos das res-
trigoes cambiais aplicadas a partir de 
1960; as importagoes desses tipos de 
papeis em 1966 foram pouco inferior 
a metade das quantidades importadas 
em 1960. 

iii) Papeis para sacos 

As importagoes relativas a essa cate-
goria alcangam montantes pouco ex-
pressivos, nao chegando a niveis que 
justifiquem o seu destaque estatistico, 
tendo ocorrido um substantial acres-
cimo da produgdo nacional no perio-
do 1950/66, da ordem de 370%. 

iv) Papeis para embrulho 

A produgdo de papeis para embru-
lho duplicou no periodo analisado, 
registrando-se algumas importagOes 
sem expressao estatistica. Acredita-se 
que uma parte dos papeis classifica-
dos nessa categoria seja, na realidade, 
do tipo de papeis ondulados. 

v) Papeis para embalagens especiais 

A produgdo duplicou no periodo 
1950/66, enquanto que as importagOes 
se mantiveram relativamente estaveis 
ao longo do tempo, ao redor de 1.000 
t/ano. 

vi) Papeis para ondulados 

Foi o tipo de papel para o qual se 
registrou uma das maiores taxas de 
crescimento da produgdo no interval() 
1950/66. no se registraram importa-
goes expressivas, nem mesmo exporta-
gOes, desse tipo de papel. 

vii) Papeis para caixas, cartuchos, 
forros e similares, exceto p/ on-
dulados 

A serie cronologica apresenta a 
maior taxa de crescimento verificada 
no periodo, refletindo a notavel  ex- 
pansao da produgdo nacional nos anos 

1950/66. As importagoes verificadas 
sao relativamente inexpressivas. 

viii) Papeis para fins higienicos 

A produgdo de papeis para fins 
higienicos aumentou de 5,7 mil t em 
1950 para 33,2 mil t em 1966, corn urn 
crescimento de cerca de 480%, regis-
trando-se nesse periodo algumas ex-
portagoes de pequena importancia. 

ix) Papeis para aplicacCies especiais 

A produgdo de papeis para aplica-
gOes especiais pouco mais que duplicou 
no periodo 1950/66, enquanto que as 
importagoes variaram entre 300 t/ano 
e 2.600 t/ano; as exportagoes no 
periodo podem ser consideradas de 
menor importancia. 

1.2 — CELULOSE 

O Quadro 31 apresenta a serie his-
torica do consumo de celulose para 
papel no Brasil no periodo 1950/66. 
Para as importagOes usaram-se as 
series publicadas pela Cia. T. Janer. 
de vez que as do Servigo de Estatistica 
Economica e Financeira do Ministerio 
da Fazencia incluem, ate 1963, tam-
bem a celulose para raion. 

Os Quadros 32 e 33 apresentam a 
estrutura do consumo aparente de 
celulose, segundo tipos de fibras e 
processos de fabricagdo. Para a elabo-
raga° desses quadros seguiram-se as 
seguintes diretrizes: 

— 'Coda a celulose importada foi 
considerada como de fibra longa; 

— da celulose exportada, apenas a 
do tipo sulfito foi considerada 
corm sendo de fibras longas. 

2. PROJEOES DO CONSUMO 

2.1 — PAPEL 

i) Papeis para escrever e imprimir 

Dentro da categoria de "papeis para 
escrever e imprimir" é inegavel a 
importancia do papel para imprensa 
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periodlca. Em janeiro de 1966, em 
trabalho intitulado "Problemas da 
Indastria de Papel de Jornal no Bra-
sil", contratado pelo BNDE, foi executa-
do exaustivo estudo s6bre as tenden-
cias do consumo de papel para im-
prensa peri6dica. Aigumas das princi-
pais observagoes do referido estudo, 
confirmadas agora, podem ser assim 
sumariadas: 

a partir de 1960 o consumo uni-
tario de papel para imprensa 
perinclica no Brasil vem caindo 
acentuadamente. Tal retragdo do 
consumo pode ser atribuida, 
principalmente, ao fato de o pa. 
pel ter aumentado consideravel-
mente de prego a partir daquelc 
ano, com os reajustamentos da 
taxa de cambio e o cancelamento 
progressivo das vantagens cam-
biais que favoreciam a irnporta-
gdo do produto. 
o consumo per capita de papal 
para imprensa perindica no Bra-
sil é um dos mais baixos de que 
se tern noticia. Segundo infor-
magoes das Nagoes Unidas, c 
consumo unitario de papel para 
imprensa periodica nos Estados 
Unidos era de 35,4 kg. ano/habi-
tante, contra 2,6 kg ano/habi-
tante no Brasil (dados de 1964). 
a estagnagdo do consumo de 
papel para imprensa periOdica 
no Brasil contraria a tendencia 
registrada no resto do mundo. 
A titulo de ilustragdo pode-se 
acrescentar que a media do con-
sumo desse tipo de papel regis-
trada na America Latina passou 
de 2,4 kg ano/habitante no bie-
nio 1949/50 para 3,1 kg.ano/hab. 
no bienio 1962/63. Enquanto 
isso, no Brasil esse indite per 
capita passava de 1,9 kg em 
1950 para 3,2 kg em 1960, cain-
do para 2,1 kg em 1966. 

Para a execucao de projegoes do 
consumo de papel para imprensa peri6- 
dica no Brasil comegou-se por anali-
sar a serie historica do consumo no 
period° 1950/66, apresentada em qua- 

dro ja referido, a firn de verificar ate 
que ponto poderia ser utilizada nas 
extrapolag6es. 

Destaca-se, de pronto, dois ramos 
distintos da curva de tendencia, um 
que vai ate 1960 e apresenta compor-
tamento crescente, e outro, a partir 
dai, corn comportamento nitidamente 
decrescente. 

Marcando o inicio do periodo de 
diminuigao do consumo esta a Instru-
gao 204, da antiga sumac, que rea-
justou em 100% a taxa cambial e 
can .celou diversas vantagens anterior-
mente concedidas a importagdo de 
papel de jornal, o que aumentou o 
preco do produto. 

Seguiram-se outras medidas que 
aminaram praticamente todas as 
vantagens cambiais e alfandegarias 
concedidas a importagdo de papel de 
jcrnal ate 1960. Em alguns periodos, 
entre 1960 e 1964, algumas dessas 
vantagens foram outra vez concedi-
das, para em seguida serem novamen-
te retiradas. 

E possivel concluir, do que foi dito, 
que ate meados de 1960 (e, parcial-
mente, a partir dessa data ate 1964), 
• papel de jornal importado apresen- 
tava um prego bastante vantajoso 
para o consuml,dor (jornais e revistas), 
o que representava um estimulo para 
o consumo que assim se situava em 
n4veis artificialmente elevados, por 
diversos motivos que a seguir se exp5e. 

0 prego artificialmente baixo do 
papel de jornal, representando uma 
pcquena parcela no custo total de 
produgdo de jornais, despreocupava 
as empresas jornalisticas do problema 
do desperdicio. Dessa forma, pouca 
importancia era atribuida ao rendi-
mento das maquinas impressoras, em 
termos de papel consumido. 

2sse desperdicio tambem se mani-
festava pelo use exagerado de espagos 
br2ncos. Tambem parece ter constitui-
do fator importante de acrescimo 
artificial do consumo de papel para 
imprensa periedica ate 1960, o seu des-
vio para outras finalidades, tao atraen-
te era o seu custo subsidiado. 

Note-se que, prejudicando a apre-
ciogao estatistica dos dados de consu- 
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me, havia ainda a formagao de esto-
ques elevados, o que sempre se apre-
sentava vantajoso, pois a importagao 
do papel para a formagdo de estoques 
representava uma inversdo financeira 
atraente dado o subsidio cambial. 

Cumpre ainda ressaltar que ate 
1961 os dados estatasticos de produ-
gdo englobavam papel para imprensa 
periodica e papel para impressao de 
folhetos, boletins, etc., o que prejudi-
cava a apreciagao da serie de consume 
de papel para imprensa periOdica no 
periodo 1950/61. Em 1962, a produ-
gao de papel para impressao de folhe-
tos, boletins, etc. (essencialmente 
igual ao papel e para imprensa perio-
dica, mas apresentado em resmas e 
nao em bobinas) atingiu 10,7 mil t. 

Desse modo, a serie historica de 
consume nao pode ser utilizada come 
base para projegoes, porque reflete 
uma situagao anormal que pode ser 
inferida qualitativamente, mas que de 
nenhuma forma pode ser avaliada em 
termos quantitativos. 

Por outro lado, se se abandonam 
in totum os dados estatisticos dis-
poniveis, as projegoes terao que ser 
efetuadas em base empirica, podendo 
conduzir a distorgOes indesejaveis. 

No trabalho anteriormente aludido 
("Problemas da Industria de Papel 
de Jornal no Brasil"), tentou-se utili-
zar para a execugao de projegOes as 
tendencias verificadas no periodo 1950/ 
60, com base na premissa de que nesse 
periodo vigoraram as mesmas vanta-
gens cambiais e alfandegarias e que, 
assim sendo, era licito super que 
grande parte do aumento do consumo 
de papel de jornal verificado no perio-
do tivesse correspondido a urn aumen-
to real de venda de jornais e revistas. 

Corn essa diretriz e hipOtese sObre 
a taxa minima de crescimento do PIB 

e a existencia de estoques de papel 
para imprensa peri6dica a epoca do 
estudo, elaboraram-se as seguintes 
projegoes para o consume do papel 
em questao: 1965 — 195,0 mil t, 1966 
— 210,0 mil t; 1970 — 280,5 mil t; 
1975 — 402,6 mil t. 

Os consumos efetivos referentes aos 
anos de 1965 e 1966 (respectivamente 

169,2 mil t e 174,0 mil t) eviden-
ciaram que as projegoes efetuadas 
nao se apresentavam condizentes com 
a realidade, talvez porque nao tivesse 
sido dimensionado corretamente o es-
toque entao existente, mas tambem 
p.orque a taxa de crescimento do PIB 

foi inferior a prevista. 
Em 1967 as dados preliminares indi-

cam que o consumo aparente de papel 
para imprensa periodica deve ter-se 
situado em torn de 192,0 mil t. 

Em face da falta de uma tendencia 
definida, resolveu-se projetar empiri-
camente o consumo de papel para 
imprensa periOdica, utilizando-se duas 
hipoteses basicas: a primeira preven-
do a manutengao do indite de consu-
me unitario de 2,2 kg/hab./ano, veri-
ficado em 1967, ou seja, urn cresci-
mento vegetative do consume, e a 
segunda admitindo a melhoria desse 
Indite para 2,35 kg/hab./ano em 1970 
e para 2,5 kg/hab./ano em 1975. 

As projegOes obtidas foram as se-
guintes: 

1970: maxim° — 223 mil t 
minimo — 209 mil t 

1972: maxim° — 237 mil t 
minimo — 222 mil t 

1975: maxim° — 277 mil t 
minimo — 244 mil t 

Essas projegoes devem ser enca-
radas corn bastante reserva, o que, 
entretanto, nao as desmerece, pois em 
lace da natureza dos dados disponi-
veis quaisquer outras que possam ser 
elaboradas apresentardo igual dose de 
arbitrariedade. 

Quanto aos "papeis de escrever e 
imprimir" ,exceto para imprensa 

tiveram suas projegoes de 
consumo calculadas par diferenga 
entre os totais da categoria e os niveis 
estimados para o papel de imprensa 
periodica. As projegoes encontradas 
podem ser assim sumariadas: 

1970: maxima — 247 mil t 
minimo — 219 mil t 

1972: maxim° — 271 mil t 
minimo — 227 mil t 

1975: maxima — 293 mil t 
minim() — 237 mil t 
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ii) Papeis para embalagem e para 
caixas, cartuchos, forms e simila-
res 

Dentro da categoria de "papeis 
para embalagem" sao encontradas 
tres subcategorias, quais sejam: papeis 
para sacos, papeis para embrulho e 
papeis para embalagens especiais. As 
series historicas do consumo dos pa-
peis dessas subcategorias estao apre-
sentadas nos Quadros ja, referidos 
anteriormente. 

Na subcategoria de "papeis para 
sacos" o tipo mais importante é o 
"Kraft para sacos multifolhados", que 
teve destacadas as projecties de seu 
consumo. 

Supondo-se um peso media de 200 g 
por saco e uma avaliacao otimista de 
15% maior que a avaliacao conserva-
dora das necessidades de sacos multi-
folhados, tern-se as seguintes projegoes 
do consumo de papel kraft para esse 
fim: 

1970: maxima — 66 mil t 
minimo — 57 mil t 

1972: maxima — 82 mil t 
minima — 71 mil t 

1975: maxima — 108 mil t 
minimo — 94 mil t 

Quanto as projegoes de consumo dos 
papeis para sacos, que nao o papel 
"kraft para sacos multifolhados", po-
dem ser estimadas percentualmente 
em relagdo as projegOes desse Ultimo 
tipo de papel. 

Em 1966 o consumo de papel kraft 
para sacos multifolhados representou 
aproximadamente 62 % do consumo 
de papas para outros tipos de sacos. 
Pode-se estimar que ate o ano de 
1975 esta percentagem nao venha a 
sofrer alteragoes de manta, do que 
resultara a seguinte projecao para os 
papeis para sacos comuns: 

1970: maxima — 106 mil t 
minimo — 92 mil t 

1972: maxima — 132 mil t 
minimo — 115 mil t 

1975: maxima — 174 mil t 
minimo — 152 mil t 

Quanto aos papeis da subcategoria 
para embalagens especiais" (fosforos, 
frutas, glacine, granado e f6sco), de-
verao apresentar urn consumo mini-
ma de 16,9 mil t em 1970, 18,0 mil t 
em 1972 e 20,0 mil t em 1975. Pode-se 
estimar o limite maxima em mais 15%, 
ou seja: 1970 — 19,4 mil t; 1972 —
20,7 mil t; e 1975 — 23,0 mil t. 

Finalmente, restam as projegoes 
dos papeis da subcategoria "para 
embrulho", que sao tentadas mais 
adiante, apps algumas consideragoes 
consideradas oportunas. 

No que se refere a, categoria de 
papeis para caixas, cartuchos e forros 
(asses papeis sao incluidos na subca-
tegoria de papeis para embrulho), 
tern-se as disting6es entre os ondulados 
e os nao ondulados. Os estudos pro-
cedidos permitiram verificar que em 
1966 foram produzidas 120,2 mil t de 
caixas de papeldo ondulado. 

Admitindo-se uma quebra de 20% 
na fabricagao das caixas de papelao 
ondulado, verifica-se que foram con-
vertidos par este setor industrial cer-
ca de 145, mil t de papeis (capa e 
miolo). 

No respectivo quadro de consumo 
"os papeis para ondulados no ano de 
1966 tiveram urn nivel de 96,2 mil t, 
o que revela que cerca de 50,0, mil t 
de papeis pertencentes a esta classe 
foram indevidamente classificados 
pelos fabricantes quando forneceram 
as estatisticas Ware a producao. 
Alguns fabricantes, segundo se apu-
rou, que converteram em caixas de 
papelao ondulado todo o papel de sua 
fabricagdo, no momento de fornecer 
informacoes s6bre a natureza de sua 
produeao declararam ter fabricado 
papel "estiva e maculatura" (classifi-
cados na subcategoria de papeis para 
embrulho, dentro da categoria de 
papeis para embalagem), e cartao 
duplex (classificado na subcategoria 
de papeis para caixas, cartuchos, for-
ros e similares, exceto para ondula-
dos) , nao mencionando, entretanto, 
qualquer fabricagdo de "papeis para 
ondulados", como seria correto. So 
asses fabricantes, cuja identificagao 
foi possivel durante as pesquisas, em 
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1966 foram responsaveis por .21,6 mil 
t de papel erroneamente classificado. 

Em face dessas deficiencias estatis-
ticas resolveu-se adotar o seguinte 
criterio para as projegoes das subca-
tegorias de "papeis para ondulados" 
e "papeis para caixas, cartuchos, for-
ros e similares, exceto para ondula-
dos". 

— partindo das projegoes de con-
sumo de caixas de paperao on-
dulado foram determinadas as 
projegoks do consumo de impels 
para ondulado, sob as seguintes 
premissas: refugo de 20% na 
fabricagdo das caixas; e 25% de 
diferenga entre os limites maxi-
m° e minimo; 

— corrigidas as deficiencias estatis-
ticas, ter-se-ia, aproximadamen-
te, em 1966, um consumo de 
145,0 mil t de papeis para ondu-
lados e de 80,0 mil t para os 
outros tipos de papeis da catego-
ria para "caixas, cartuchos, for-
ros e similares". 

Admitiu-se que essa relagdo de 1,8 
entre o consumo das dugs subcatego-
rias nao ira alterar-se fundamental-
mente ate 1975, obtendo-se, entao, as  

prof ernes dos papeis para "caixas, 
cartuchos, forros e similares". Pode-se, 
assim, projetar o consumo dos papeis 
para embrulho cujas previsoes foram 
deixadas para o final. 

Corrigidas as deficiencias estatisti-
cas apontadas anteriomente, ter-se-ia 
para 1966 urn consumo de papeis para 
embrulho de 124,2 mil t. 

A tendencia da serie historica do 
consumo dessa subcategoria de papeis 
sugere crescimento geometric° de 4% 
ao ano, o que permite estimar as 
seguintes projegoes: 1970 — 145 mil 
t; 1972 — 157 mil t; 1975 — 177 mil t. 

Os niveis maximos de projegao po- 
dem ser estimados, admitindo-se urn 
crescimento maxim cumulativo de 

ao ano, da seguinte forma: 1970 
— 151 mil t; 1972 — 166 mil t; 1975 
— 193 mil t. 

ill) Papeis de todos os tipos 

Analisadas as tendencias dos dife-
rentes tipos de papel e comentadas as 
limitagoes das previsoes efetuadas. 
pode-se apresentar como segue as pro-
jegoes finais consideradas as mais 
viaveis dentro da metodologia adota-
da no presente estudo : 

PREVISOES FINAIS DO CONSUMO DE PAPEL 

(1.000 t) 

Tipos de papel 
1970 

maxim° 	minimo 
 1972 

maximo 	minimo 
1975  

maxim° 	minimo 

Para 	imprensa 	periOdica 	 223 209 237 222 277 244 
Para escrever e imprimir, exceto 

imprensa 	peri6dica 	 247 219 271 277 293 237 
Kraft p/sacos 	multifolhados 66 57 82 71 108 94 
Para sacos, exceto 	multifolhados 106 92 132 115 174 152 
Para embalagens especiais 	 19 17 21 18 23 20 
Para embrulho 	  151 145 166 157 193 177 
Para ondulados 	  235 188 281 225 344 275 
P/caixas, cartuchos, forros e simi- 

lares, exceto para ondulados 131 104 156 125 191 153 
Para 	fins 	higienicos 	  61 40 77 44 107 50 
Para aplicacoes especiais 	 32 29 35 30 39 32 
Total 	  1.271 1.100 1.458 1.234 1.749 1.434 
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Consideradas as projeg5es da pa-
pulagao brasileira (95,1 milh5es de 
habitantes em 1970, 101,0 milhoes em 
1972 e 110,9 milhoes em 1975), tem-
se os seguintes niveis de consumo 
capita; em kg./hab./ano: 

Anos maxima minimo 

1970 13,4 11,6 
1972 14,4 12,2 
1975 15,8 12,9 

2.2 - CELULOSE 

Antes de efetuar as projegoes do 
consumo de celulose, torna-se neces-
sari° analisar a influencia dessa ma-
teria-prima na fabricagdo dos papeis 
no Brasil. 

A composigao media dos papeis pro-
duzidos no Brasil tem sofrido, ao lon-
go dos anos, uma variagdo continua-
da, modificando-se as "receitas" em 
funcao das disponibilidades das diver-
sas materias-primas que podem ser 
utilizadas. 

De uma forma geral, no periodo 
1950/66, ocorreu lima substituicao da 
celulose de fibras longas por sua con-
genere de fibras curtas em quase to-
dos os tipos de papeis fabricados no 
Pais, corn excegao do papel kraft pa-
ra sacos multifolhados. 

Por outro lado, verificou-se uma 
flutuagao acentuada da percentagem 
total de celulose na composigao do 
papal. Poder-se-ia dizer de outra for-
ma: no period() analisado ocorreram 
oscilagoes na qualidade dos papeis 
produzidos no Brasil. 

Veja-se o que se pode obter da and-
lise dos nUmeros globais referentes a 
producao de papel no Brasil e ao con-
sumo aparente de celulose (inclusive 
pastas semiquimicas) . Observe-se a 
evolugao dos nUmeros abaixo, extrai-
dos dos quadros estatisticos ja referi-
dos, e que tem a seguinte significagdoo 
Coluna A - relagao entre o consumo 
aparente de celulose de fibras curtas e 
a producao total de papeis de todos 
os tipos; Coluna E. - relagdo entre o 
consumo aparente de celulose de fi- 
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bras longas e a producao de papeis de 
todos os tipos; e Coluna C - relagao 
entre o consumo aparente de celulose 
(fibras curtas mais fibras longas) e a 
producao total de papeis de todos os 
tipos. 

Anos 
Em percentagens 

A 

1950 	 0,6 59,4 60,0 
1951 	 0,9 57,3 58,2 
1952 	 3,6 46,6 50,2 
1953 	 4,1 45,1 49,2 
1954 	 5,2 60,9 66,1 
1955 	 6,6 43,5 50,1 
1956 	 6,5 42,6 49,1 
1957 	 8,0 42,2 50,2 
1958 	 12,1 37,3 49,1 
1959 	 14,2 36,4 50,6 
1960 	 23,7 32,0 55,7 
1961 	 24,5 26,8 51,3 
1962 	 26,2 26,5 52,7 
1963 	 27,6 25,6 53,2 
1964 	 26,5 21,4 47,9 
1965 	 27,0 22,0 49,0 
1966 	 28,1 27,6 55,7 

Os indices anteriormente indicados 
nao devem ser considerados isolada-
mente, pois é impossivel determinar a 
quantidade de celulose que deixou de 
ser consumida em cada ano, por ter 
sido adquirida apenas para estoque. A 
longo prazo, todavia, a influencia dos 
estoques se anula, tendo, assim inteira 
validade a tendencia de evolugao dos 
indices. 

Quanto aos indices parciais das per-
antagens de celulose de fibras curtas 
e de fibras longas, usadas na compo-
sicao dos diferentes tipos de papel, ob-
serva-se duas tendencias inequivocas: 
vem crecendo acentuadamente os indi-
ces referentes a celulose de fibras cur-
tas e caindo os referentes a celulose de 
fibras longas (o ano de 1966 parece re-
velar a ocorrencia de um ponto de in-
flexao, corn os indices voltando a apre-
sentar tendencia ascendente). 

Uma conclusao pode, entao, ser re-
ti.rada do que foi exposto, qual seja a 
de que os papeis produzidos apresenta-
ram no periodo 1950/58, uma queda de 
qualidade. A partir de entao ocorre urn 
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esforgo de melhoria, corn o use cres-
cents de celulose na composigao do 
papel, embora corn a substituigdo da 
traditional celulose de fibras longas pe-
la de fibras curtas, que passou a ser 
fabricada em grande escala no Pais. 

A explicagap economica das tenden-
cias de evolugdo da qualidade do papel 
produzido no Brasil talvez seja mais 
simples do que parece a primeira vista, 
bastando historiar urn pouco a evolu- 

da capacidade brasileira de predu-
gao de celulose. 

Em 1950 a produgdo brasileira de 
celulose era ainda incipiente (c8rca de 
38 mil t), representando apenas 26c,, 
do consumo total e praticamente se 
restringindo a celulose de fibras lon-
gas, pois apenas umas poucas tonela-
das de celulose de fibras curtas eram 
entao produzidas. Naquele ano foram 
importadas 112,0 mil t de celulose de 
fibras longas, que representaram 742, 
do consumo aparente brasileiro de ce-
lulose. Entretanto, as dificuldades de 
importagdo foram-se agravando, o que 
veio a restringir a quantidade de celu-
lose importada nos anos seguintes (no 
periodo 1950/58 a media da importa-
gdo situou-se em Vim° de 95 mil t/ano 
de celulose de fibras longas). 

Conseguiu-se urn incremento da pro-
dugdo nacional de celulose de fibras 
longas de 38,4 mil t em 1950 para 67,0 
mil t em 1958, o que representa um 
acrescimo de 74% no periodo. Toda-
via, o aumento da produgao de celulo-
se de fibras longas se apresentava obs-
taculado pela escassez das reservas na-
tivas de pinheiro disponiveis e pelo di-
ficil acesso a tais reservas, seja em 
fungdo da disto,ncia, ou mesmo da to-
pografia por demais acentuada do ha-
bitat do especime. 

Como consequencias das dificulda-
des da importacao e das limitag -des a 
um aumento rapid° da produgdo in-
term deg celulose de fibras longas, de-
senvolveu-se a produgdo de celulose de 
fibras curtas, corn o aparecimento de 
diversas fabricas utilizando bagago de 
cana e eucalipto como materias-pri-
mas Em 1958 a producao nacional 
de celulose de fibras curtas atingiu  

52,4 mil t, representando nesse ano 
44 da produgdo brasileira total de 
celulose. 

Mas, apesar desse esfOrgo a produ-
gdo interna de celulose nao foi sufi-
ciente para contrabalangar a redu-
gdo relativa (estagnagaP) das impor-
tagoes. Em consequencia, registrou-se 
uma diminuigao progressiva da per-
centagem de celulose na composigao 
dos papeis produzidos no Pais, corn a 
resultants baixa de qualidade dos pa-
peis fabricados. 

A partir de 1958, entretanto, gran-
des fabricas de celulose a base de eu-
calipto comegaram a operar no Pais, 
como sejam: Cia. Suzano de Papel e 
Celulose, indristrias de Papel Simao 
S. A., Champion Celulose S. A. etc., 
aumentando extraordinariamerhe a 
produgdo interna de celulose de fibras 
curtas que passou de 52,4 mil t em 
1958 para 238,0 mil t em 1966. 

Tambem a producao de celulose de 
fibras longas apresentou a partir de 
1958 uma forte ascengk (na medida 
em que puderam ser atingidas reser-
vas de pinheiros, ate entao inacessi-
veis), embora em ritmo menor que o 
das fibras curtas, passando de 67,0 
mil t em 1958 para 213,6 mil t em 
1966. Assinale-se que, nesse periodo, 
iniciou-se uma nova concepgdo sobre 
reflorestamento e as principais em-
pr8sas produtoras de celulose de fibras 
longas comegaram a empreender pro-
gramas de florestamento e refloresta-
mento, corn o plantio de essencias 
exoticas e nativas. 

Convem assinalar que no ano de 
1966 e, mais recentemente, em 1967, 
aumentaram as importaglies de celu-
lose, fato que parece indicar estar a 
capacidade atualmente instalada em 
Ease de plena utilizacao. 

E sabido que existem diversas fabri-
cas de celulose paralisadas (umas por 
problemas economicos, outras por 
questoes de natureza tecnica e outras 
ainda por falta de capacidade empre-
sarial) , e cuja entrada em funciona-
mento poderia aumentar expressiva-
mente a produgdo interna, sobretudo 
do tipo de fibras curtas. Caso nao ha-
ja imediato aumento da capacidade 
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Ouantidade de celulose 
(sulfato e sulfito) na 

composicao dos papeis 

Fibras 
longas 

(%) 

Outros tipos 
de celulose 

e pastas 
semiqui- 

micas 
(%) 

Outras 
materias- 

primas 
(%) 

Tipos de papel 
Fibras 
curtas 
(%) 

Para imprensa periOdica 
Para escrever e imprimir, 

exceto para imprensa pe- 
riodica   

Kraft p/sacos multifoihados 
Para sacos, exceto multi- 

foihados 	  
P/ embalagens especiais 
Para embrulho 	  
Para ondulados 	  
Para caixas, cartuchos, for- 

ros, exceto p/ondulados 
Para fins higionicos   
P/aplicacties especiais 

75 25 (S) 

10 (S) 
100 (K) 

40 (K) 
40 (K) 

20 (K) 

15 (K), 15 (S) 
10 (S) 

20 (K), 10 (S) 

80 (K) 

25 (K) 
10 (K) 

10 (K) 

20 (K ou S) 
20 (K) 

25 
40 

15 

1 0 
5 

35 
50 
75 
30 

55 
60 
50 

de producao instalada o consumo acli-
cional tera que ser suprido pelas im-
portagoes de celulose, provavelmente 
de fibras longas, pois é a mais corner-
cializada no mercado internacional. 

Como se ye, a previsao de como va-
riarao os indices percentuais de con-
sumo dos diferentes tipos de celulose 
na composicao dos diversos tipos de 
papel é praticamente impossivel. 

Para as projegoes do consumo de 
celulose resolveu-se, entao, por em 
pratica no presente trabalho o seguin-
te procedimento basico: inicialmente, 
estimou-se a composicao da massa 
que caracteriza cada urn dos tipos de 
papel que estao sendo considerados no 
presente trabalho (de acordo corn o 
que se acredita sejam as condigoes 
medias da indUstria papeleira nacio-
nal), a seguir, utilizou-se as projecifies 
du consumo dos diversos tipos de pa-
pel e calcularam-se as projecoes do 
consumo de celulose ate o ano de 1975. 

Ha a conviccao de que o esquema 
adotado é o mais correto: a) porque 
a individualizacao do consumo de pa-
pel por tipos permite acompanhar 
melhor a evolugao do mercado, corn 
urn minimo de deformagao nos resul-
tados obtidos; e b) porque o consumo 
de celulose — dado que o seu use per-
centual varia segundo os diversos ti-
pos de papel — nao poderia, por essa 
razao, ser projetado simplesmente corn 
base em curvas ajustadas sObre dados 
de series historicas de consumo. 

Em dois pontos a analise que aqui 
se faz pode ser caracterizada como ar-
bitraria: 1) na determinagao das pro-
jegOes em que sao usados, na comp°• 
sicao dos papeis, os diferentes tipos 
de celulose e outras materias-primas; 
e 2) na consideragao de como tais pro-
jegoes deverao alterar-se corn o pas-
sar dos anos. 

Deve-se esclarecer, entretanto, que 
a evolugao da composigao media dos 

composigA MEDIA DOS DIVERSOS TIPOS DE PAPEL 

(estimativa valida para 1968/75) 

(K) — celulose e kraft; (S) — celulose sulfito. 
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papeis produzidos no Brasil foi cuida-
dosamente analisada, razao pela qual 
se acredita que as "receitas" aqui uti-
lizadas representam corn fidelidade a 
realidade media brasileira. 0 quadro 
anterior apresenta a composigao me-
dia dos diversos tipos de papel, utili-
zada para a determinaedo do consu-
mo brasileiro de celulose. 

Antes da apresentagao das projegoes 
obtidas para o consumo de celulose e 
conveniente destacar as seguintes 
mitagoes de tais projegoes: 

1) admitiu-se a auto-suficiencia 
brasileira no setor de papel, corn 
exceed° dos "papeis para escre-
ver e imprimir". Nessa categoria 
admitiu-se que a produgdo de 
papel para imprensa periodica, 
sera no maxim° de 120 mil t/ 
ano e que a produgao de papeis 
para escrever e imprimir, exceto 
para imprensa periodica, repre-
sentard 95% do consumo proje-
tado; 

2) embora, como urn todo, o consu-
mo de celulose projetado se 
apresente bastante compativel 
corn a tendencia anterior refe-
rente ao periodo 1950/66 (a re-
lagao "consumo de celulose/pro-
dugao de papel" fica compreen-
dida entre 59,0% e 59,9%), as 
projegoes do consumo dos dife-
rentes tipos de celulose (inclu-
sive de pastas semiquimicas) de-
vem ser encaradas corn bastante 
reserva, pelos motivos que a se-
guir se expoe. 

As diferentes materias-primas utili-
zadas na, fabricagao dos diversos tipos 
de papel (corn exceed°, talvez, do pa-
pel kraft para sacos multifolhados) 
sao parcialmente inter-substituiveis, 
ou seja, ate certo limite pode-se utili-
zá-las alternativamente, dependendo 
da composicao total da "receita" e 
das caracteristicas tecnicas que se de-
seja obter. 

Para maior compreensao figuram-se 
dois exemplos: 

a) havendo uma disponibilidade 
grande de celulose de fibras cur-
tas de eucalipto (a exemplo do 
que aconteceu nos anos de 1960 
a 1965), poder-se-a, substituir a 
celulose sulfito de fibras longas 
por aquela outra materia-prima 
compensando-se a diferenga de 
qualidade entre os dois tipos de 
celulose corn uma refinagao mais 
adequada, com cargas e adesivos 
ou mesmo corn uma percenta-
gem major de ceauloso (tobri-
camente urn papel de 10% de 
celulose de fibras longas, 40% de 
celulose de fibras curtas e 50% 
de pasta mecanica podem apre-

sentar um indice de qualidade in-
ferior ao do papel produzido corn 
70% de celulose de fibras curtas 
e 30% de pasta mecanica); 

b) as pastas semiquimicas e os ou-
tros tipos de celulose que nao 
sulfato e sulfito sao usadas, prin-
cipalmente, nos papeis para ern-
brulho e para ondulados. A dis-
tribuigao geografica do consumo 
indica que tais pastas sao utili-
zadas principalmente nos Esta-
dos da Regiao Nordeste do Pais 
e nas fabricas do interior do Es-
tado de Sao Paulo. 

As projeciies do consumo de pastas 
semiquimicas nao levaram em conta 
qualquer alteragdo da situagao atual, 
quanto a distribuigao e gabarito tec-
nico dos atuais fabricantes de "papeis 
para embrulho e de papeis para ondu-
lados", que em sua maioria conso-
mem aquae tipo de pasta Para a pro-
dugao de seus papeis. 

Isso significa, por exemplo, que' se 
vier a se instalar no sul do Pais uma 
grande fabrica de papeis para embru-
lho, consumindo pasta mecanica ou 
aparas ao inves de pastas semiquimi-
cas, as projegbes encontradas poderao 
modificar-se radicalmente. 

Uma vez comentadas as principais 
limitagOes das previsties efetuadas, 
pode-se agora apresentar as projegoes 
do consumo de celulose, consideradas 
como sendo as mais validas dentro da 
metodologia do presente estudo. 
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PROJEPOES FINAIS DO CONSUMO DE CELULOSE P ARA PAPEL 

(1.000 t) 

1970 	 1972 	 1975  
maximo minimo maximo minimo maximo minimo 

Tipos de Celulose 

233 320 272 393 331 

160 230 194 292 247 
73 90 78 101 84 

224 291 241 332 264 

127 177 148 215 177 

584 788 661 940 772 

E Nao ha projetos con hecidos que 

Fibras longas 	  272 

Sulfato  
	

189 

Su lfi to 	•  
	

83 
Fibras curtas  

	
259 

Outros tipos de Celulose e Pastas 
semiquimicas:  

	
151 

TOTAL: 	  682 

IV — BALANGO D E CONSUMO 
OFERTA 

Para facilitar a exposigao, faz-se 
inicialmente a comparacao das ten-
dencias dos mercados consumidor e 
produtor, considerando isoladamente 
os diversos grupos ou categorias de 
papel. Posteriormente, comenta-se a 
provavel evolucao da estrutura do 
mercado de celulose no Brasil. 

1. PAPEL 

1 . 1 - PAPEL PARA IMPRENSA 
PERIODICA 

Em 1966, para um consumo apa-
rente de 174,0 mil t, verificou-se uma 
producao de 117,6 t, correspondente 
a quase plena utilizacao da capacida-
de de producao instalada efetiva, que 
se estima em 120,0 mil t. 

• 
As projegoes efetuadas para o con-

sumo desse tipo de papel em 1975 
foram muito conservadoras, pois, no 
caso mais favoravel, admitiram ape-
nas um ligeiro crescimento do indite 
de consumo unitario verificado em 
1966 (o indite passaria de 2,2 kg/hab. 
em 1966 para 2,5 kg/hab. em 1975). 
Tais projegoes, apresentadas no local 
proprio sao de 277 mil t para o nivel 
maximo de consumo e de 244 mil t 
para o nivel minimo.  

venham a resultar no crescimento da 
capacidade instalada para a producao 
de papel para imprensa periodica no 
Brasil, o que significa que o Pais de-
vera aumentar suas importagoes des-
se prcduto, sendo esperada para 1975 
uma importacao entre 124 mil t e 175 
mil t. 

As tendencias do mercado consumi-
dor e as perspectivas de crescimento 
da atual capacidade instalada indicam 
que é perfeitamente viavel a instala-
cao no pais de uma fabrica de papel 
de jornal, que poderia ter a capacida-
de de 500 t/dia, dividida em duas 
etapas de 250 t ,dia, a primeira para 
funcionamento em 1972 e a segunda 
para funcionamento a partir de 1975. 

1.2 — PAPEL PARA ESCREVER E 
IMPRIMIR, EXCETO PARA 
IMPRENSA PERIODICA 

Em 1966, o consumo aparente de 
papeis para escrever e imprimir, exce-
to para imprensa periOdica, atingiu 
180,9 mil t, correspondendo a urn 
consumo unitario de apenas 2,2 kg. 
ano/hab., que pode ser considerado 
muito baixo se comparado corn o de 
outros paises, como por exemplo nos 
Estados Unidos, onde, no mesmo ano 
de 1966, foi de 42,6 kg.ano/hab. 

As projegOes do consumo podem ser 
consideradas muito conservadoras, a 
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exemplo do que ocorreu corn o papel 
para imprensa periodica. Os niveis de 
consumo projetados para o ano de 
1975 foram de 293 mil t (maximo) e 
de 237 mil t (minimo) e prevem a 
quase manutencao dos atuais niveis 
de consumo unitarios. 

A capacidade atualmente instalada 
(em janeiro de 1967) para a producao 
de papeis para escrever e imprimir, 
exceto para imprensa periodica, atin-
ge 823,7 t/clia, o que significa que a 
maxima producao efetiva anual é de 
196,0 mil t (340 dias de trabalho por 
ano, corn a eficiencia de 70% da capa-
cidade nominal). 

Os projetos conhecidos para a am-
pliagao das fabricas de papeis para 
escrever e imprimir atualmente exis-
tentes (nao é conhecido projeto algum 
de nova fabrica para este grupo de 
papeis) totalizam uma capacidade 
instalada de 237,5 t/dia, o que corres-
ponde a uma producao efetiva maxi-
ma anual de 56,5 mil t. 

Dessa forma, parece, a primeira 
vista, que realizados os projetos de 
ampliagao a capacidade de producao 
instalada, em 1975 seria suficiente 
para atender as solicitagoes do mer-
cado consumidor, pois atingiria cerca 
de 252,2 mil t. 

Urn estudo mais prof undo deve, 
entretanto, ser realizado sObre as ca-
racteristicas do mercado dos papeis 
para escrever e imprimir, exceto para 
imprensa periodica, saindo-se um pou-
co dos aspectos meramente quantita-
tivos para uma andlise qualitative 
do problema. 

Na faixa do consumo, espera-se a 
curto prazo um desenvolvimento extra-
ordindrio do parque grafico brasileiro, 
como decorrencia dos inumeros pro-
jetos de reaparelhamento, ampliagao 
de unidades existentes e instalacao 
de novas unidades que vem sendo apro-
vadas pelo GEIPAG - Grupo Executivo 
da Inclustria de Papel e Artes Grafi-
cas, envolvendo, inclusive, a importa-
cao de maquinas modernas e de alta 
velocidade de operagao. 

A entrada em funcionamento de 
modernas e velozes impressoras provo- 

card uma alteragao revoluciondria na 
qualidade dos papeis para imprimir 
atualmente consumidos no Brasil. 

Ao inves dos papeis de baixa quali-
dade (gramatura irregular) atual-
mente produzidos e fornecidos a um 
parque grafico obsoleto, serao exigidos 
papeis de boa qualidade que permitam 
fazer operar as novas e modernas 
impressoras importadas, as suas altas 
velocidades de funcionamento. 

Tambem é de se esperar que a 
modernizacao do parque grafico brasi-
leiro venha a fazer baixar o alto custo 
dos livros e publicagoes diversas, con-
tribuindo assim para que se concretize 
uma demanda adicional, dificilmente 
quantificavel no momento atual, mas 
facilmente perceptivel. Veja-se, por 
exemplo, o sucesso do langamento no 
period° 1965-1967 das chamadas "en-
ciclopedias" e outras colegOes ("Biblia 
Sagrada", "Grande Guerra") que, por 
seu preco relativamente baixo, se 
transformaram em autentico sucesso. 
Deve-se salientar que algumas dessas 
publicacties sao editadas fora do pais, 
e que o consumo de papel a elas cor-
respondente nao esta computado ao 
consumo aparente estimado no pre-
sente trabalho. 

Nao se pode deixar de mencionar 
tambem acordos culturais firmados 
pelo Brasil corn outros paises, envol-
vendo inclusive a distribuicao gratuita 
de livros e a formagao de bibliotecas 
em tOdas as escolas primarias e gina-
siais mantidas pelo Governo 

Acredita-se que, com a entrada em 
funcionamento das modernas impres-
soras, e a conseqiiente solicitagao de 
papeis para imprimir de alta qualida-
de, os atuais fabricantes procurarao 
reaparelhar suas instalagoes industri-
ais, modernizando-se e adaptando-as 
as novas condigoes do mercado con-
sumidor Provavelmente, as maquinas 
de papel que nao puderem produzir 
o papel de imprimir nos padrOes de 
qualidade que passarao a ser exigidos 
serao substituidas por outras maqui-
nas modernas e eficientes. 

As unidades afastadas talvez ve-
nham a ser sucatadas, mas o mais 
provdvel a que sejam desviadas para 
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a produgao de outros tipos de papeis 
de menor qualidade como por exem ,- 
plo, os papeis para embrulho. 

1.3 — PAPEL KRAFT PARA SACOS 
MULTIFOLHADOS 

No Brasil, existem apenas duas 
fabricas tecnica e economicamente 
preparadas para a fabricagao de 
papel kraft para sacos multifolhados: 
as Inddstrias Klabin do Parana de 
Celulose S.A. e a Olinkraft Celulose 
e Papel Ltda. 

As duas fabricas acima citadas sao 
integradas, into é, produzem a celulose 
kraft de fibras longas que consomem 
na fabricagao do papel para sacos 
multifolhados. Vao mats longe ainda 
essas fabricas, desenvolvendo progra-
mas de reflorestamento que lhes ga-
rantem o suprimento de madeira nas 
caracteristicas exigidas por seus pro-
gramas de produgao. Ambas possuem 
segOes de recuperagdo de produtos 
qulmicos, que baixam seus custos de 
produgao. 

Outras fabricas produzem ainda 
papel kraft para sacos multifolhados, 
mas tais produgOes (salvo algumas 
excegOes) sao apenas esporadicas, re-
sultantes de concligoes favoraveis do 
mercado consumidor. 

Nao sendo integrados, tais produto-
res esporadicos nao tern condigoes de 
competigao com os fabricantes inte-
grados, produzindo a custos que tor-
nam reduzidos os setores que podem 
consumir o papel por eles fabricados. 

A capacidade instalada de 273,5 t/ 
dia, apresentada em outro local do 
presente estudo engloba todos os pos-
siveis fabricantes de papeis para sacos 
multifolhados. Desse total, 188,0 t/dia 
se referem as Inddstrias Klabin do 
Parana, de Celulose S.A. e a Olinkraft 
Celulose e Papel Ltda. 

Considerando-se 340 dial de traba-
lho no ano e uma eficiencia maxima 
de 85%, a capacidade instalada total 
acima mencionada corresponde a uma 
produgao maxima efetiva anual de 
79,0 mil t. So os dois fabricantes 
maiores contribuem corn 54,3 mil ti 
ano. 

A produgdo efetiva de papel kraft 
para sacos multifolhados em 1966 foi 
de arca de 41,0 mil t, bastante -  infe-
rior aquela capacidade instalatla, o 
que tem explicagao parcial no fato, 
anteriormente mencionado, de que a 
maioria dos fabricantes so esporadica-
mente produz papel kraft para sacos 
multifolhados. 

Mesmo considerando apenas a pro-
dug -a° dos dois fabricantes integrados, 
ocorre uma diferenga da ordem de 
207( entre a capacidade instalada e a 
produgao efetiva. 

Esclarega-se que as Inddstrias Kla-
bin do Parana de Celulose S.A. sao 
tambem fabricantes de caixas de pa-
pelao ondulado, setor no qual ocupam 
uma posigao de destaque, principal-
mente pelos padroes de qualidade 
apresentados. 

Assim sendo, as Inddstrias Klabin 
muitas vezes ao inves de produzir 
papel kraft para sacos multifolhados 
produzem papel para capa do papelao 
ondulado que transformam nas caixas. 
Os dois tipos de papeis sao tecnica-
mente semelhantes, diferindo apenas 
na gramatura (enquanto o papel kraft 
para sacos multifolhados tern grama-
tura de 80 g,'m2 ,o papel para capa 
tem gramatura entre 145 e 350 g/ 
m2). 

Ao inves de vender a terceiros Vida 
a sua produgao de papel kraft de boa 
qualidade, as Inddstrias Klabin pre-
ferem desviar parte da produgao para 
a fabricagao de caixas de papeldo 
ondulado, obtendo corn isso urn major 
valor agregado dentro de seu grupo 
de inddstrias. 

A Olinkraft Celulose e Papel Ltda. 
vende tOda a sua produgao as diversas 
fabricas de sacos multifolhados exis-
tentes no pais. 

Alem de pequenos aumentos da ca-
pacidade instalada de alguns fabri-
cantes de menor porte (alguns inte-
grados como a celulose Irani S. A. e a 
Inddstria, Comercio e Cultura de 
Madeiras Aquario S.A.) o setor de 
fabricagao de papel kraft para sacos 
multifolhados apresenta dois projetos 
dignos de referencia especial: o de 
instalagao da Papel e Celulose Cato- 
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rinense Ltda. (Grupo Klabin) e o de 
expansao da Olinkraft Celulose e Pa-
pel Ltda. 

O aumento da capacidade instalada 
previsto é de 290,3 t/dia (correspon-
dendo a 83,9 t,/ano), o que devera 
aumentar a capacidade de produgaa 
instalada para 162,9 mil t, ano em 
1975. 

E de se esperar que corn a entrada 
em funcionamento da Papel e Celulo-
se Catarinense Ltda. e o programa de 
expansao da Olinkraft Celulose e Pa-
pel Ltda., os fabricantes nao integra-
dos se retirem do mercado, por nao 
passuirem condigOes de custos que 
thes permitam uma competicha sadia. 
.Assim sendo, é provavel que tal capa-
cidade de produgdo instalada se apre-
sente menor, possivelmente em tOrno 
das 140,0 mil t/ano. 

Mesmo assim, tal capacidade de 
producao instalada sera maior que os 
niveis de consumo projetados para 
1975, que foram de 108,0 mil t no 
limite maxima e de 94,0 mil t no limi-
te minimo. 

Cabe aqui reafirmar alguns comen-
tarios pertinentes, relativos ao merca-
do brasileiro de sacos multifolhados. 0 
Instituto Brasileiro do Café vem de-
senvolvendo estudos e experimenta-
cOes no sentido de embalar o café em 
grao exportavel em sacos multifolha-
dos de papel kraft, em substituicao 
aos tradicionais sacos de juta. Este 
tipo de embalagem para o café verde 
je, é usado pela Colombia que, coma 
se sabe, é tambem um grande expor-
tador do produto. 

A. possibilidade da utilizacao de sa-
cos multifolhados de papel kraft para 
embalagem de café em grao nao foi 
ccnsiderada na elaboragdo das proje-
cdes de consumo apresentadas linhas 
atras, porque se preferiu adotar uma 
politica conservadora diante de um 
fato ainda nao consumado. 

Se favoravel a opinido do IBC quan-
to a embalagem do café em sacos de 
papel, é evidente que o setor de papel 
kraft sofrera modificacoes radicais. 

NA° é fora de propOsito supor que 
os empresarios brasileiros ja estabe-
leceram os projetos de instalacab de  

nova fabrica au de ampliagdo das 
unidades ja existentes, corn vistas a 
possibilidade da conquista daquele 
novo setor de consumo. 

Por outro lado, o asc so agora come-
ca a pensar concretamente naquela 
hipotese, pois ye que a tendencia da 
capacidade instalada brasileira para a 
producao de papel kraft para sacos 
multifolhados é de continuo cresci-
mento, o que possibilitard o atendi-
mento de eventuais encomendas que 
forem colocadas por aquele Organis-
m°. 

Em ultimo caso, se nao se revelaregl 
favoraveis os estudos do Inc, as sO,O 
mil t a 40,0 mil t anuais que consti-
tuirdo a diferenga entre a produgao 
provavel e o consumo estimado em 
1975 poderao ser desviadas para o 
setor de papeldo ondulado, onde serao 
facilmente absorvidas, pois terao ca-
racteristicas de prego e qualidade alta-
mente competitivas. 

Antes de uma definigao por parte 
do IBC, nao é aconselhavel que venham 
a se concretizar projetos de aumento 
da capacidade instalada de producao, 
alem daqueles ja definidos, e que 
eram conhecidos ate janeiro de 1967. 

1.4 — PAPLS PARA EMBALAGENS 

(EXCETO PARA SACOS 
MULTIFOLHADOS) E PAPLS 
PARA CAIXAS, CARTUCHOS 
FORROS E SIMILARES 

Englobou-se em um mesmo item a 
comparagdo entre as consumos proje-
tados e a futura capacidade instalada 
para a producao dos papeis de embala-
gem (exceto para sacos multifolhados) 
e os papeis para caixas, cartuchos, 
forros e similares. 

Os levantamentos ja referidos re-
velam que em janeiro de 1967 a ca-
pacidade instalada para a producao 
dos tipos de papeis aqui considerados 
era de 1 .733,3t/dia, correspondendo a 
uma producao maxima efetiva anual 
de 412,5 mil tjano (340 dias de tra-
bath° no ano; eficiencia maxima de 
0,70). 

Em 1966, o consumo dos tipos de 
papeis em estudo atingiu 429,5 mil t, 

REVISTA DO BNDE 	 23 



o que parece confirmar o que foi dito 
no item anterior: que uma parte da 
capacidade instalada para a produgdo 
de papel kraft para sacos multifolha-
dos é normalmente desviada para a 
produgao do papeis utilizados na pro- 

dugdo de papeis ondulados, ou na pro-
dugdo de papas para embalagem em 
geral. 

Os consumos projetados para 1975 
dos papeis que aqui estao sendo con-
siderados foram os seguintes: 

Em 1.000 t 

— para sacos, menos multifolhados: 
— para embalagens especiais: 
- para embrulho: 
— para ondulados: 
— para caixas e cartuchos, exceto 

para ondulados: 

Total 

Realizados todos os projetos conhe-
cidos, a capacidade instalada para a 
prcxiugao de papeis de embalagens 
(exceto para sacos multifolhados) e 
papeis para caixas, cartuchos, forros 
e similares, atingiria no ano de 1975 
649,7 mil t/ano. 

Como se observa, os niveis de con-
sumo projetados sao nitidamente su-
periores as previsoes de crescimento 
da capacidade instalada, o que signi-
fica que alem do excesso de producao 
que se venha a verificar no setor de 
papel kraft para sacos multifolhados, 
ha condigoes para absorgao da pro-
dugao resultante de novos projetos 
alem dos ja conhecidos ate janeiro de 
1967. 

Convem ressaltar que se esta anali-
sando o consumo brasileiro como urn 
todo, sem se levar em conta os ba-
langos regionais de produgao-consu-
mo. Assim é que, embora para o Bra-
sil como um todo, o aparecimento de 
novos projetos no setor seja aconse-
lhavel, tal fato podera ser totalmente 
contra-indicado, se esses nossos pro-
jetos forem dimensionados visando a 
atender sOmente o consumo regional. 

1.5 — PAPLS PARA FINS HIGIRNICOS 

O consumo de papeis para fins hi-
gienicos no Brasil é inexpressivo, ten-
do atingido apenas 395 gramas hab. 

mcisimo minimo 

174 152 
23 20 

193 177 
344 275 

191 153 

925 777 

em 1966. Nos Estados Unidos, no mes-
mo ano de 1966, se consumiram cer-
ca de 10 kg/hab, ou seja o mesmo con-
sumo registrado no Brasil para todos 
os tipos de papel. 

A capacidade instalada para a pro-
ducao de papeis para fins higienicos 
em janeiro de 1967 era de 171,0 t/dia, 
correspondendo a uma produgdo ma-
xima efetiva anual de 40,7 mil t/ano. 

A produgao em 1966 atingiu a ape-
nas 33,2 mil t. Os niveis de consumo 
projetados para 1975 sao de 107 mil t 
(maximo) e 50 mil t (minimo). 

Sao conhecidos projetos de amplia-
gdo da capacidade instalada que tota-
lizam 159,5 t/ dia, ou seja. 38,0 mil tj 
ano, o que faz prever que em 1975 a 
capacidade instalada sera pelo menos 
de 78,7 mil t/ano. 

A grande discrepancia entre os ni-
veis maxim° e minimo do consumo 
projetado para 1975 torna dificil qual-
quer comentario s6bre a oportunidade 
ou nao de novos projetos no setor, 
alem dos considerados no presente 
estudo. 

Aparentemente, a melhor posigao a 
assumir a aguardar ate o ano de 1970 
para ver como esta evoluindo o con-
sumo, e, paralelamente, observar co-
mo estao se concretizando os projetos 
atualmente conhecidos. SO entao 
deveriam ser considerados novos pro-
jetos no setor. 
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E interessante ressaltar que qual-
quer projeto que venha a diversificar 
o atual consumo de papeis para fins 
higienicos devera ter urn tratamento 
prioritario, pelo que podera represen-
tar de criagao de novos habitos. En-
tre estes projetos poder-se-iam citar os 
de toalhas para mesas, guardanapos, 
toalhas para enxugar maw, lencos, 
etc. 

1.6 -- PAPEIS PARA APLICAOES 
ESPECIAIS 

Projetos para fabricagao de papeis 
para aplicagoes especiais devem mere-
cer o apoio crediticio que lhes puder 
ser dispensado, principalmente se vie-
rem a substituir importageies. 

As tendencias do consumo e a esti-
mativa de crescimento da capacidade 
instalada favorecem o aparecimento 
de novos projetos no setor. 

2. CELULOSE 

A producao de celulose no Brasil 
em 1966 foi de 451,6 mil t; no mesmo  

ano houve importagao de 18,5 mil t e 
exportagao de 17,3 mil t de celulose, 
o que significa que o consumo aparen-
te nesse ano foi de 452,8 mil t. 

A capacidade instalada no Brasil 
para a producao de celulose para 
papel atingia em janeiro de 1967 a 
2059,2 t'dia o que corresponde a apro-
ximadamente 700,1 mil t/ano, consi-
derando-se 340 dias de trabalho no 
ano. 

Praticamente a metade da diferen-
ca de cerca de 247,3 mil t/ano entre 
a capacidade de producao instalada e 
a producao efetiva explica-se pelo fato 
de que no decorrer do ano de 1966 
muitas fabricas de celulose estiveram 
paralizadas (Celubagaco Industria e 
Comercio S.A.; Cia. Industrial de 
Papeis Alcantara; Semicel S.A. — 
IndUstria e Comercio de Celulose, Pa-
pel e Papelao; Lutche S.A. — Celu-
lose e Papel; Cia. Paulista de Celulose 
— COPASE; Fabrica de Papel S.A. — 
FAPASA). 

Os consumos dos diferentes tipos de 
celulose, projetados para o ano de 
1975, foram os seguintes: 

Em 1.000 t 

max im° minimo 

celulose sulfato, fibras longas: 292 247 
— celulose sulfito, fibras longas: 101 84 
— celulose fibras curtas: 332 264 
— pastas semiquimicas: 215 177 

Total 940 772 

Se realizados os projetos para au-
mento da capacidade instalada de  

producao de celulose, seriam obtidos 
os seguintes aumentos na atual ca-
pacidade instalada: 

— celulose sulfato, fibras longas: 
— celulose sulfito, fibras longas: 
— celulose fibras curtas (exceto proj eto da Borregaard, 

cuja producao sera totalmente destinada a expor-
tagdo) : 

- outros tipos de celulose e pastas semiquimicas: 

533,0 t/dia 
133,5 t/dia 

187,5 t/dia 
473,9 t/dia 
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A capacidade de producao instalada 	em 1975 seria, entao, a seguinte: 

Em 1.000 t 

Hipotese A 	 Hipotese B 

celulose de fibras longas: 
sulfato 
sulfito 

—celulose de fibras curtas: 
outros tipos de celulose e pastas 
semiquimicas: 

Total  

	

482,8 
	

386,7 

	

302,1 
	

257,0 

	

180,7 
	

129,7 

	

322,7 
	

318,4 

	

346,2 	 322,4 

	

1.151,7 	 1 . 027,5 

Na hipotese A, tOdas as fabricas pa-
ralisadas durante o ano de 1966 esta-
riam operando no ano de 1975. A hi-
potese B nao cogita do funcionamen-
to daquelas fabricas. 

A comparagdo entre os niveis futu-
ros de consumo de celulose e pastas 
semiquimicas e as estimativas de cres-
cimento da capacidade instalada per-
mite observar que: 

ocorrera em 1975 um ligeiro ex-
cesso de producao em relagdo ao 
consumo, no que diz respeito a 
celulose de fibras longas pelo 
processo sulfato; 

quanto a celulose sulfito de fi-
bras longas, havera um excesso 
de producao de 20,0 mil a 100,0 
mil t em 1975; 

havera em 1975 um pequeno 
deficit de celulose de fibras cur-
tas, que podera ser perfeitamen-
te coberto pelo excesso que se 
verificara na categoria de celu-
lose sulfito de fibras longas; 

havera, uma grande disponibili-
dade de celulose de outros tipos 
que nao sulfato e sulfito e de 
pastas semiquimicas. Como tais 
tipos de pastas nao poderao 
substituir as celulose sulfito e 
sulfato, deverao ser usadas em 
lugar das aparas ou da pasta 
mecanica, provocando assim 

uma melhoria na qualidade do 
papel fabricado. 

Cabe reiterar que esse balango pros-
pectivo do mercado tem como pressu-
posto a concretizacao de todos os pro-
jetos de expansao que constam dos 
levantamentos de situagao para janei-
ro de 1967. 

Nao é dificil perceber que os Mime-
ros correspondentes a esses projetos 
de expansdo tern natureza eminente-
mente aleatOria, sendo quanto ao vo-
lume de producao previsto, ao menos 
quanto a verdadeira data de inicio de 
operagdo das instalagoes que se dese-
ja ampliar. 

A razoavel acreditar, por urn lado, 
que alguns asses projetos de expan-
sao nao sejam por agora muito mais 
que intencoes; e que, por outro lado, 
outros pianos de expansao, nao decla-
rados durante a pesquisa, poderao vir 
a se concretizar. 

Dessa forma, sem prejuizo da ido-
neidade dos informantes, os projetos 
relacionados devem ser considerados 
como indicador de uma tendencia de 
crescimento que é perfeitamente ra-
zoavel acreditar-se que se concretiza-
ra, mas é tambem igualmente razod-
vel acreditar-se que podera vir a con-
cretizar-se em condiceies um pouco di-
ferentes das que se supoe, seja no que 
se refere a quantidades de produto, 
datas de inicio de producao e, ate 
mesmo, empresas. 
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9.769 

269.350 

17.041 
- 
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19.742 
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333.150 
12.931 

33.428 
- 

395.311 

20.577 
- 

)78.362 

19.1 48 
-. 

432.923 

21.258 
150 

460.173 

24.019 
150 

505.089 

Empreses filiadas i OFF 
Expr.neo (*Iliad.. i ANFP 

247.888 
5.240 

261.044 
5.720 

261.883 
7.467 

291.415 
8.822 

31 4 .287 
10.493 

380.537 
14.774 

362.646 
15.716 

416.473 
16.450 

439.900 
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474.384 
30.705 
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QUADRO 2 
PRODUQA0 BRASILEIRA DE PAPEL, POR TIPOS 

Tipos 	de 	Papiis 

(1962 a 

1962 

1966) 

1963 

em t 

1964 1965 1966 

PAPEIS PARA IMPRESSIO 128.472 145.822 182.362 190.500 201.24 

101 	Acetinado de 14 8.319 7.735 7.592 6.533 6.71 
102 	Acetinado de 2a 3.314 3.424 2.610 4.654 4.38 
103 	Acetinado de 34 1.791 2.026 989 1.432 65 
104 	B. Fino - A-36 1.443 1.632 315 725 74 
105 	Biblia 174 242 196 161 136 
106 	"Bouffant" de la 6.864 5.16/ 10.630 10.849 12.511 
107 	"Bouffant" de 24 554 193 221 1.108 754 
108 	Capri 1.106 1.426 957 1.088 2.632 
109 	"Couchi" 1.149 1.976 1.550 1.546 1.567 
110 	Ilustracio 3.208 2.394 3.736 3.637 2.769 
111 	lap 	 62.107 73.299 107.838 114.873 117.596 
112 	Jornal 10.668 9.381 10.698 9.475 30.709 
113 	Mineografo 1.593 1.626 1.669 1.782 2.207 
114 	Monolucido 	la de 

de 115 	Monclicido 	2a 
14.265 
2.967 

22.145 
5.782 

18.885 
3.451 

19.316 
900 

22.601 
1.524 

116 	Monolicido 	3a do 171 828 12 92 335 
217 	"Off-set" 8.779 8.552 11.013 12.329 13.412 

PAPEIS PARA ESCREVER 70.656 74.951 77.816 71.821 87.534 

201 	Apergaminhado ou Sulfite com Marca 8.386 2.234 18.074 1.895 1.484, 
202 	Apergaminhado ou Sulfite aim Marca 45.606 55.235 45.625 55.976 71.420, 
203 	Correapondencia Aerea 170 180 172 211 304 
204 	"Flor Poet" tae via, 7.293 7.541 5.804 5.522 5.482 
205 	Registro 554 378 463 558 610 
206 	Super Bond 8.647 9.383 7.678 7.659 

• 

 8.234 

PAPEIS PARA EMBALAGEM 290.927 324.902 353.532 321.274 391.573 
301 	Estiva • Maculatura 30.391. 41.744 46.777 56.370 68.377 
302 	Fosforos 3.651 2.569 2.309 1.387 2.182 
303 	Frutas 420 211 
304 	Granado 1.672 1.255 1.382 83o 1.079 
305 	H.D. 12.606 3.3.884 17.001. 14.480 .15.768 
306 	Baaburguis 1.667 505 470 206 575 
307 	Havana • L.D. 1.249 1.278 1.946 1.699 93 
308 	lap 	 6.269 5.868 6.500 6.461 6.393 
309 	Kraft 62.895 73.575 72.610 72.039 81.509 
310 	Tipo Kraft de la 10.707 17.865 27.533 13.041 16.750 
311 	Tipo Kraft de Si. 8.602 5.752 8.234 16.424 21.014 
312 	Macarrio 1.065 696 825 731 555 
313 	Manilha 14.900 16.737 17.710 15.494 16.339 
314 	Manilbinha 10.900 25.512 11.654 11.604 13.519 
315 	Padaria 8.304 20.256 16.720 9.656 10.177 
316 	Para caixas a forros 102.161 83.898 107.324 88.142 120.573 
317 	Sida 3.991 2.839 3.859 3.579 4.002 
318 	"Strong" de la 2.709 2.362 2.478 2.000 2.543 
319 	"Strong" di 2a - 1.713 2.145 1.992 2.895 5.870 
320 	Tocido Calandrado • Monollicido 5.055 5.951 6.206 4.236 6.257 

PAPEIS INDUSTRIAIS E OUTROS 53.174 45.979 48.510 '3.419 54.475 

401 	Carbono 894 968 1.042 817 933 
402 	Cigarros 4.149 4.402 4.185 4.495 3.506 
403 	Crepon 3.926 4.148 4.177 4.061 5.190 
404 	Deaenho 145 92 126 147 94 
405 	Heliogrifico 670 889 603 939 1.118 
406 	Higienico 25.570 27.822 31.048 35.410 33.217 
407 	Mata-borrio 284 952 235 328 472 
408 	Nio classificados 17.536 6.706 7.094 7.222 9.945 

cAuTOEs E CARTOLINAS 58.600 64.921 55.845 57.752 78.014 

501 	Cartio duplex 34.006 34.206 34.242 35.369 54.178 
502 	Cartio triplex 5.911 7.002 933 1.404 2.086 
503 	Carta's brancos 8.046 7.745 6.544 6.603 11.585 
504 	Cartons carom' 10.637 15.968 14.126 14.176 10.165 

TOTA L, 601.829 656.575 718.065 694.566 812.843 
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QUADRO 3 

PRODUCAO BRASILEIRA DE PAPEIS EM 1966 	 em t 

Fabricas 

Papeis para 	escrever 	a imprimir Papeis para 	embalagem 
Papeis para caixas, cartu- 
chos, forras e semilares 
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Pernambuco 
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TOTAL 

- 

- 

- 

4.251 

113.345 

- 

117.596 

- 

- 

- 

- 

- 

18.201 

1.686 

4.421 

- 

115.613 

- 

98 
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- 
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- 
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- 

1.567 

- 
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500 

58 

5.589 

2.215 

1.802 

- 

41.707 

28.068 

19.955 

3.385 

106.672 

1.350 

1.397 

3.000 

7.000 

1.000 

2.372 

1.430 

11.180 

5.338 

23.506 

1.314 

68.480 

10.640 

6.110 

6.555 

150.672 

- 

- 

- 

517 

340 

- 

11.750 

- 

529 
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13.656 

100 

- 

1.350 

- 

4.221 

258 

542 

84.078 

3.107 

4.472 

961 

99.089 

- 

- 

- 

- 

3.199 

- 

- 

- 

3.199 

- 

- 

380 

- 

- 

6.965 

1.527 

1.080 

746 

20.565 

- 

3 
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33.217 

1.350 

1.497 

3.000 

12.948 

1.500 

3.722 

1.490 

56.118 

16.922 

37.051 

2.060  

427.689  

187.991 

35.918 

23.587 

812.843 



QUADRO 4 

PRODUCAO BRASILEIRA DE CELULOSE PARA PAPEL 

em t 

Diseriainaolo 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 . 1962 1963 1964 1965 1966 

I - CELULOSE SULFATO 1.270 1.200 1.500 1.720 1.510 1,222 2.460 5.183 35.881 53.403 104.209 116.653 147.481 181.948 207.900 230.097 269.966 

Fibres curt.. 180 1452 2.129 25.892 0,611 81.583 87.040 107.519 128.664 137.803 156.031 175.851 

Alvejada 180 540 2.129 11.180 16.175 47,792 62.241 85.369 104.032 117.909 135.811 162.649 

Rio Alvejada 14.712 22.476 33.791 24.799 22.150 24.632 19.894 20.220 13.202 

1.270 1.200 1.500 1.720 1.510 1:222 1.920 3.054 1.02  14.752 22.626 29.613 39.962 53.284 70.097 74.066 94.115 

Allrejada 1.270 1.200 1.400 1.610 1.410 1.300 1.640 1.320 1.920 2.540 6.500 8.750 7.680 5.690 6.350 5.640 4.920 

Rio kllmjads 100 110 100 290 280 1.734 8.069 12.212 16.126 20.863 32.282 47.594 63.747 68.426 89.195 

II- CELULOSE SULFITO 35.469 40.490 44.665 47.342 47.004 50.302 52.856 53.747 58.174 61,722 52„112 60.497 63.816 67.407 59.599 73.712 81.807 

Fibres curt.. 1,122 2.168 3.841 4.515 4.544 4.710 5.794 7.671 7.880 7.644 7.546 2,121 2,29., 8.690 8.620 8.610 8.640 

Llvejads 911 1.160 1.457 2.225 2.187 2.515 3.607 5.605 6.393 6.488 5.933 5.165 5.580 5.790 5.720 5.710 5.740 

Rio Alvejeda 461 1.008 2.384 2.290 2.357 2.195 2.187 2.066 1.487 1.156 1.613 2.010 2.360 2.900 2.900 2.900 2.900 

11.12L.a.1111' 
34.097 38.322 40.824 42.827 42.460 45.592 47.042 46.076 50.294 24 .117.2 44.593 53.322 55.876 58.717 9 50.979 65.141 73.167 

12.146 14.233 18.221 22.612 21.611 21.728 23.488 26.478 25.049 23.164 24.313 22.290 20.285 18.185 24.839 23.560 Alvejada 29.328 

Rio Alvejada 21.951 24.089 22.603 20.215 20.849 23.864 23.554 19.598 25.245 24.751 21.429 29.004 33.586 38.432 32.794  40.306 49.607 

III - PASTA SEMIQUNICA B 
OUTROS TIMM:1313BI 
CELULOSE (process.," 

5.220 5.260 $.816 6.921 15.445 21.096 22.514 27.043 25.377 22,112 L,3.889 92.085 66.850 70.144 26„290 66.221 99.852 
pa.soda, 	eultito 
noutro etc.) 

Fibres curt.. 220 260 5.816 1,21 12.445 18.096 19.514 20.343 18.677 18.855 30.779 39.495 46.500 45.754 48.660 39.221 53.484, 

Altejada 220 260 520 830 2.150 4.180 4.230 4.440 5.815 7.180 8.020 8.390 7.680 10.965 9.200 5.200 13.340 

Bio Alvelada 5.296 3.091 10.295 13.916 15.284 15.903 12.862 11.675 22.759 31.105 38.820 34.789 39.460 34.021 40.142 

rib... loaeas 1.02 3.000 3.222 3.000 3.000 3.000 3: 000 6.700 6.700 10.700 13.110 .12.590 22,22. 24.390 27.630 27.000 46.370 

LIvejada 2.410 1.890 2.710 2.910 2.840 2.040 3.300 

Rio Alvejada 

pRoDucIoTotti 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.700 6.700 10.700 10.700 10.700 17.640 21.480 24.790 24.960 43.070' 

BRASILEIRA  39.959 44.950  54.981  55.983 63.959  73.168  77.810  85.971 119.432  144.681  200.237 229.235  278.147  319.422 943.78i 370.073  451.4625 



QUADRO 5 

PRODUcA0 BRASILEIRA DE CELULOSE PARA PAPEL EM 1966 	
em t 

Celulose Sulfato 

 

Outros Tips de Celulose e 
Celulose Sulfato 	 Pastas Semi-Quimicas 

     

Fabricas Fibras 	Curtas Fibras 	Longas 	Fibras 	Curtas Fibras 	Longas 	Fibras 	Curtas Fibras 	Longas 	TOTAL 

Nao 	 Nao 	 Nao 	 Nao 	 Nao 	 Nao 
lAlvejada . . . Alvejada 	 Alvejada . Alvejada 

 Alvejada 	 Alvejada 	 Alvejada 
Alvejada 	 Alvejada 	 Alvejaaa 	• 	Alvejada 	 Alvejada 	 Alvejada 

Ceara - - - - - - - 280 - 120 400 

Paraiba - - - - - - - 400 - 140 540 

Pernambuco - - - - 2.900 - 7.100 10.000 

Sergipe - - 750 750 

Bahia - - - 3.000 3.000 

Rio 	de 	Janeiro 2.570 - - - 2.570 

Minas Gerais - - - 150 3.300 2.400 5.850 

Sao Paulo 158.079 12.972 2.350 3.230 5.740 2.900 3.500 1.200 12.580 21.940 22.430 246.921 

Parana - - - 63.499 - - 20.060 21.556 - 14.472 - 119.587 

Santa Catarina - - - 21.536 - - 2.951 - - 4.700 29.187 

Rio Grande do Sul 4.570 230 930 - 23.900 760 - 2.430 32.820 

TOTAL 162.649 13.202 4.920 89.195 5.740 2.900 23.560 49.607 13.340 40.142 3.300 43.070 451.625 



OUADRO 6 

PRODUCAO BRASILEIRA DE CELULOSE PARA PAPEL EM 1966 

(por tipos de materias-primas consumidas e processos de fabricacao) 

NA° Alvejada 

em t 

Discriminacho Alvejada TOTAL 

Selulose Sulfato 167.569 102.397 269.966 

de 	pinheiro 2.350 89.195 91.545 
de eucalipto 162.649 12.972 175.621 
de palha de linhaca 900 - 900 
de sisal 750 750 
de 	crotolaria 850 - 850 
de estopa de linho 60 - 60 
de juta 10 - 10 

- 	de palha de arroz - 230 230 

Celulose Sulfito 23.560 49.607 73.167 

- 	de pinheiro 29.300 52.507 81.807 
- 	de eucalipto 5.740 2.900 8.640 

Pasta Semiquimica - Processo Cal 8.320 8.320 

- 	de bagaco-de-cana 5.600 5.600 
- 	de palha de arroz ____ 160 160 
- de sisal - 2.500 2.500 
- 	de juta 10 10 
- de carod 10 10 
- 	de trapos - 40 40 

Pasta Semiquimica - Processo Soda 11.000 49.550 60.550 

de eucalipto 1.300 300 1.600 
de bambu 3.300 12.850 16.150 
de pinheiro - 15.370 15.370 
de sisal - 4.700 4.700 
de 	linter - 2.800 2.800 
de bagaco-de-cana 5.640 13.530 19.170 
de palha de arroz 760 - 760 

Pasta Semiquimica - P:ocesso Soda-Cal 5.400 5.400 

- 	de sisal - 400 400 
-- 	de bambu - 2.000 2.000 
- 	de bagaco-de-cana - 3.000 3.000 

Pasta Semiquimica - Processo Sulfato Semiquimico 17.502 17.502 

- 	de eucalipto - 4.000 4.000 
- 	de 	latifOlias 	mistas - 8.502 8.502 
- 	de bagaco-de-cana 5.000 5.000 

Pasta Semiquimica - Processo Saito Neutro 8.080 8.080 

- 	de eucalipto 5.650 5.650 
- 	de bambu 2.430 2.430 

TOTAL G E R A L 207.869 243.756 451.625 
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Paises 
t 

Alemanha 0cidenta1 	 530 
Austria 
Canada 	 12.537 
Estados Unidos 	 10.560 
Finlindia 

319. 4gg Eoruega 
Paises Baixos 	 890 
PolOnia 	 - 
Reino Unido 	 - 
Suecia 	 31.694 
Tchecoslovaquia 	 379 

 

104.694 T o t a 1 

USE t US$ t 

213.333 
959.929 

2.402.948 
2.395.855 
6.488.759 
1.582.842 
162.149 

- 
- 

5.72836.348675 

20.015.667 

 

820 
4.237 

16.061 
24.843 
37.876 

139
22 
18 

132 33.132 

130.435 

361.802 
1.017.556 
3.088.777 
4.926.048 
6.955.068 
2.286.451 

46.608  
6.596 
9.839 

6.340.023 
- 

25.032.768 

1.134 

8 1 2 :4151 
24.117 

14.679 
134 

- 
- 

34.830 

130.371 

USE 

626.959 

3. 5674.19314 

'1i9.1148 03  
51.877 
- 
- 

6.661.901 
11.995 

25.315.426 

QUADRO 7 

IMPORTAcA0 DE PAPEL PARA IMPRENSA, SEGUNDO PAISES DE ORIGEM (1950 - 1967) 

Paises 
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 

t US$ t US$ t 

Alemanha °cliental - - 141 84.448 340 
Argalia 20 5. 540  41 25.978 - 
Austria - - 321. 69.988 146 
Canada. 589 95.707 4.399• 968.672 11.179 
Estados Unidos 908 208.833 8.807 2.383.589 31.968 
Finlandia 23.97 5 3.253.011 30.378 8.251.077 27.919 
Franca 210 25.009 - - - 
Noruega 11.963 1.561.332 16.648 4.263.231 10.176 
:Paises Baixos - - 455 231.470 1.028 
Reino Unido 940 252.618 576 314.138 312 
Suecia 18.720 2.859.574 15.268 4.339.653 17.422 
'Suica 219 26.824 - - - 
Tchecoslovaquia 3.080 447.494 1.996 530.735 680 

Total 60.634 8.136.032 79.030 21.461.977 101.171 

2 

USE 

156 
- 

32.517 
2.635.990 
7.765.994 
7.931.477 

- 
2.784.343 

266.775 
167.172 

4.685.141 
- 

202.709 

26.627.792 

1 9 5 3 	 i 9 5 4 	 1 9 5 5 

Fonts' SerVico de Estatistica EConOmica e Financeira do Ministerip•da Fazenda. 



Paises 
1962 

QUADRO 7 (Continuacao) 

 6 3 1 9 6 4 

US$ t USS 

Alemanha Ocidental 1.054 529.589 590 301.080 722 380.121 
Alemanha Oriental - - 64 19.305 1.872 358.401 
.Argentina - - - 8 2.547 
Austria - - 100 18.009 - - 
CanadA 29.845 4.956.851 25.470 4.370 6.288 1.122.099 
Chile 3.653 637.177 7.505 1.167.402 7.779 1.255.281 
Dinamiarca 1.398 350.420 945 209.011 914 268.728 
Estados Unidos 2.625 670.616 4.688 976.101 2.355 488.340 
Plnlandia 31.307 5.500.561 36.485 6.637.436 21.987 4.000.303 
Noruega 16.384 2.741.360 11.475 2.002.425 7.647 1.349.917 
Parses Baixos - - 37 13.972 40 12.315 
Polania 29 4.652 361 56.511 313 49.540 
Reino Unido 468 185.853 524 218.097 154 63.034 
Suecia 38.490 6.824.466 28.016 5.318.220 15.634 3.050.068 
Suiga - - - - 87 15,656 
TchecoslovAquia 120 28.357 98 22.185 67 15.691 
URSS 288 44.281 20 3.148 - - 

T o t a 1 125.661 22.474.213 116.378 21.330.701 65.867 12.432.041 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 
Paises 

t USS t US$ t US$ 

Alemanha Ocidental 661 251.504 377 198.679 344 149.270 
Alemanha Oriental 919 166.361 - - 102 17.922 
Austria - • 	- - - 25 6.973 
CanadA 9.650 1.645.982 9.188 1.516.760 10.200 1.716.901 
Chile- 10.443 1.704.798 7.204 1.176.543 7.300 1.170.225 
Dinamarca 1.223 313.057 781 214.835 1.207 289.579 
Estados Unidos 1.585 328.609 915 202.862 1.544 282.775 
Finlandia 21.594 4.151.215 23.718 4.405.034 39.648 7.288.394 
Italia 239 69.297 2.585 741.926 6.155 1.729.122 
Noxuega 1.693 331.326 1.044 178.645 7.512 1.226.865 
PolOnia 9 1.427 - - '. 	- - 
Reino Unido 150 61.875 144 47.342 346 144.008 
Suecia 5.893 1.186.182 10.238 2.043.180 10.040 1.784.051 
Tchecosloviquia 211 47.704 249 55.825 408 98.134 
URSS - - 10 1.486 -. - 

T o t a 1 54.270 10.259.337 56.424 10.783.117 84.831  . 15.904.219 

Fonte: Servigo de Estatistioa.EconSmica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 



QUADRO 8 
IMPORTAOAO DE PAPEL PARA IMPRENSA PERIODICA, 

SEGUNDO OS PORTOS DE DESTINO (1950 - 1967) 

1 9 5 0 	 1') 5 1 	 1 9 5 2 
?ortos 

USS(a) t 	 USS(a) t 	 US$(a) 

Belem 	 459 - - 	 - 311 

Fortaleza 	 276 - - 	 - 343 

MaceiS 	 - - - 	 - 59 

Manaus 	 75 - 45 112 

POrto Alegre 	 3.079 - 2.580 	 - 3.190 
Porto do Rio 
de Janeiro 	 34.189 - 50.816 . 	 - 57.403 

Recife 	 2.205 - 980 	 - 2.193 

Rio Grande 	 - - 350 	 - 170 

Salvador 	 880 - 262 	 - 902 

Santos 	 19.471 - 23.997 	 - 36.488 

Toial 	 60.634 - 79.030 	 - 101.171 

1 9 5 3 19 54 19 55 
Portos 

t USS(a) t 	 USS(a) t 	 US$ 

Belem 	 193 - 772 	 - 634 	125.985 

Fortaleza 	 466 - 462 '332 	74.528 

Manaus 	 199 - 216 	 - 209 	46.023 

Pelotas 	 -, - 43 	 - 70 	14.938 

Porto Alegre 	 4.994 7.378 	 - 7.071. 	1.469.487 
Porto do Rio. 
de Janeiro 	 60.834 - 73.389 	 - 75.586 	14.702.989 

Recife 	 1.839 - 2.462. 	- 2.003 	374.217 

Rio Grande 	 - - 43 	 - 2¢ 	5.211 

Salvador 	 694 -. 895 	 - 934 	181.049 

Santos 	 35.475 - 44.678 	 - 43.508 	8.320.999 

Sic+ Paulo 	 - 97 	 - - 	 - 

Total 	 104.694 - 130.435 	 - 130.371 	25.315.426 

1 9 5 6 1 . 9 5 7 

r 

1 9 5 8 
Porto s 

t USS t 	 uss t 	 US3 

Belem 	 1.010 202.420 925 	192.213 620 	125.839 

Fortaleza 	 436 101.783 674 	153.468 527 	101.563 

Manaus 	 263 60.209 246 	56.299 102 	22.685 

Natal 	 94 18.450 - 	 - 
- 

Paranagug 	 4 1.625 - 	
- 

- 	 - 

Pelotas 	 - - 45 	9.622 61 	11.296 

Porto Alegre 	 7.400 1.544.120 9.677 	1.952.619 8:596 	1.599.442 
Porto do Rio de Janeiro 77.485 15.546.324 99.356 	20.262.336 70.365 	13.455.268 

Recife 	 2.838 571.172 3.144 	657.400 2.636 	483.592 

Rio Grande 	 51 10.833 96 	20.321 - 	 - 

Salvador 	 1.082 220.002. 1.668 	'331.939 1.390 	251.015 

Santos 	 45.797 9.042.545 57.667 	11.437.370 56.519 	10.727.254 
T o t a 1 	 136.460  27.319.479  173.498 	35.073.587  140.816 	26.777.899  

Fonte: Serlago de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministeric da Fazenda. 

(a) - Dados Ago disponiveis. 

REVISTA DO BNDE 	 35. 



QUADRO 8 (Continuagao) 

• 1 	9 5 9 1 9 6 0 1 9 6 1 
Portos 

t USE t USE t US$ 

Belem 971 185.071 694 131.783 871 160.406 

Fortaleza 504 100.391 533 110.595 575 108.348 

Manaus 193 39.963 172 35.482 187 37.042 

Pelotas 62 10.932 51 8.788 68 11.959 

POrto Alegre 5.095 895.112 5.500 938.641 5.418 919.858 

POrto do Rio de Janeiro 77.211 13.953.148 84.765 15.356.474 84.006 15.362.224 

Recife 3.084 519.681 3.198 538.051 3.680 520.868 

Salvador 1.631 270.256 2.293 377.789 1.880 304.290 

Santos 56.112 9.666.404 67.335 11.905.665 52.123 9.200.021 

T o t a 1 144.863 25.640.958 164.491 29.403.268 148.808 26.625.016 

Portos 
1 9 62 1 9 6 3 1 9 6 4 

t USE US$ 

Belem 568 95.073 94 15.712 390 68.565 

Fortaleza 486 110.363 540 100.382 410 78.075 

Manaus 215 41.882 19 3.674 73 13.749 

Niter6i 982 159.210 3.894 661.833 1.554 287.754 

Pelotas 32 5.497 - - - - 

POrto Alegre 5.657 944.752 3.583 603.678 1.999 351.413 

Fazio do Rio de Janeiro 60.050  11.091.562 65.065 12.186.987 31.197 6.221.304 

Recife 2.186 357.132 3.087 513.806 2.093 351.408 

Rio Grande - - - - 400 64.649 

Salvador 2.023 327.617 1.579 263.807 1.514. 256.268 

Santos 53.462 9.346.125 38.522 6.980.822 26.237 4.738.856 

T o t a 1 125.661 22.474.213 116.378 21.330.701 65.867 12.432.041 

. 9 6 5 .1 9 6 6 1967 (ate ag.6.) 
Portos 

t .  USE t USE t US$ 

Bel4m 464 80.335 524 90.698 764 130.221 

Fortaleza 416 77.667 569 101.840 415 73.406 

Manaus 39 7.308 39 7.177 38 6.978 

P6rt° Alegre 2.683 440.277 1.539 250.393 1.628 267.541 

Porto do Rio de Janeiro 24.340 4.778.420 22.170 4.463.082 20.940 3.960.089 

Recife 2.149 356.320 1.921 313.289 1.996 338.829 

Salvador 1.526 252.691 1.609 262.452 816 132.290 

Santos 22.653 4.266.319 28.053 5.294.186 22.932 4.615.928 

T o t a 1 54.270 10.259.337 56.424 10.783.117 49.529 9.525.282 

Fonte: Servico de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 
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QUADRO 11 

IMPORTACAO DE CELULOSE (1950 - 1967) 

Anos 
Celulose Sulfito Celulose No Sulfito T o 	t 	a 	1 

US$ t US$ t US$ 

1950 

1951 

 1952 

(1) 

(1) 

(1) 

- 

- 

- 

(1) 
(1) 

( 1 ) 

- 
- 

- 

131.769 

131.490 

98.672 

- 
- 

- 
1953 80.249 13.479.277 18.723 2.450.197 98.972 15.929.474 
1954 119.453 21.834.492 62.587 9.710.656 182.040 31.545.148 
1955 76.785 15.122.520 46.199 7.795.591 122.984 22.918.111 
1956 75.712 15.153.283 43.551 7.439.124 119.263 22.592.407 

1957 86.813 16.583.108 49.778 8.066.530 136.591 24.649.638 

1958 61.347 10.345.140 42.490 5.898.574 103.837 16.243.714 

1959 65.182 9.867.157 42.213 5.300.628 107.395 15.167.785 
1960 50.103 7.977.075 37.708 4.891.804 87.811 12.868.879 
1961 37.974 6.624.105 42.428 6.624.105 80.402 13.248.210 

1962 31.249 5.461.029 33.069 4.114.425 64.318 9.575.454 
1963 27.006 4.762.486 27.267 3.718.713 54.273 8.481.199 

.1964 (2) 4.724 844.693 8.898 1.423.443 13.622 2.268.136 

1965 2.448 471.041 3.801 659.546 6.249 1.130.587 

1966 5.783 972.038 8.239 1.316.476 14.022 2.288.514 

1967 9.090 1.444.304 15.872 2.391.927 24.962 3.836.231 

Fonte: Servico de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 

(1) - As estatisticas disponiveis nao permitem a individualizacao por tipos. 

(2) - A partir de 1964, as eztatizticaz apresentadas se referem apenas . celulose para papel. Anteriormente, englobavam tambem a ce-

lulose para raiom. 



QUADRO 10 

A rro s 

EXPORTACAO 
l'apeis pant esenver aimpri- 

mir,-exceto para imprensa peri6dica 

DE PAPEIS, POR CATEGORIAS (1950 

papers Para embrulho Pea 	 _ls para embalagens especiais  

- 1967) 

kg US$ kg USS kg USS 

1950 
1951 - 

- 
- 

- - 
- 

- 
- 

1952 - 	. _ 8.134 (*) 
1953 4.209 9.657 -. -, 2.459 . 	6.237 
1954 11 73 75 365 - - 
1955 85 290 207 681 37 90 
1956 425 981 51 97 20 132 
1957 7 117 5.665 4.744 1 5 
1958 - . 	- 28.428 2.984 15 14 
1959 - - 43 64 - - 
1960 1.330 465 3.233 12.090 3.640 4.136 
1961 1.022 1.123 13 23 	• 7.657 8.049 
1962 21.189 10.612 33.416 7.908 16.843 21.011 
1963 25.042 8.240 20.988 5.350 7.719 3.411 
1964 34.287 10.510 70.893 20.688 11.318 6.469 
1965 168.550 47.590 6.765 970 13.920 11.321 
1966 125.656 41.938 12.007 2.372 22.505 24.459 
1967 .113.625 58.441 23.047 9.307 10.146 10.492 

• 

A'n o s 
Papeis para caixas e cartuchos Pal:leis para fins.higienicoS -- Pap4is para aplicagOes especiais 

kg USS kg US$ kg US$ 

1950 
1951 
1952 

- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

212 
576 

2.133 

- (*) 
- (*) 
- (k) 

195,• - - - - 73.333 168.661 
1954 - - 356 1.248 566 2.525 
1955 - - 407 1.351 1.640 5.095 
1956 - 490 1.863 1.814 6.189 
1957 - - - - 296 735 
1958 - - 15.640 3.985 537 402 
1959 - - 4.170 879 2.421 970 
1960 62 20 292.220 144.300 4.940 3.77 1  
1961 _ 192.347 101.167 1.524 779 
1962 - - 6.713 2.189 103;708 27.552 
1963 - 16.029 2.868 13.387 7.788 
1964 - 47.597 8.737 32.340 7.710 
1965 18.907 3.008 13.353 5.444 
1966 - - 83.663 22.736 53.181 73.454 
1967 - - 148.845 61.171 25.886 26.112 

Fonte: Servigo de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 
(*) - Dadoa 'IX. oc,nhool3om. 	 - - 



QUADRO 11 

IMPORTACAO DE CELULOSE (1950 - 1967) 

Anoe 
Celulose Sulfito Celulose Ngo Sulfito T o 	t 	a 	1 

t US$ t USE t US$ 

1950 

1951 

 1952 

(1) 

(1) 

(1) 

- 

- 

- 

( 1 ) 
(1) 

(1) 

- 
- 

131.769 

131.490 

98.672 
1953 80.249 13.479.277 18.723 2.450.197 98.972 15.929.474 

1954 119.453 21.834.492 62.587 9.710.656 182.040 31.545.148 

1955 76.785 15.122.520 46.199 7.795.591 122.984 22.918.111 

1956 75.712 15.153.283 43.551 7.439.124 119.263 22.592.407 

1957 86.813 16.583.108 49.778 8.066.530 136.591 24.649.638 

1958 61.347 10.345.140 42.490 5.898.574 103.837 16.243.714 

1959 65.182 9.867.157 42.213 5.300.628 107.395 15.167.785 

1960 50.103 7.977.075 37.708 4.891.804 87.811 12.868.879 

1961 37.974 6.624.105 42.428 6.624.105 80.402 13.248.210 

1962 31.249 5.461.029 33.069 4.114.425 64.318 9.575.454 

1963 27.006 4.762.486 27.267 3.718.713 54.273 8.481.199 

1964 (2) 4.724 844.693 8.898 1.423.443 13.622 2.268.136 

1965 2.448 471.041 3.801 659.546 6.249 1.130.587 

1966 5.783 972.038 8.239 1.316.476 14.022 2.288.514 

1967 9.090 1.444.304 15.872 2.391.927 24.962 3.836.231 

Fonte: Serrigo de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 

(1) - As estatisticas disponiveis nao permitem a individualizacao por tipos. 

(2) - A partir de 1964, as estatisticas apresentadas se referem apenas 	celulose para papel. Anteriormente, englobavam tamb4m a ce- 

lulose para raiom. 



QUADRO 12 

IMPORTA9A0 DE CELULOSE, POR TIPOS, A PARTIR DE 1964 

Tipos 	de 	Celu1 ,7:-. 1 9 6 4 1 	9.'6 	5 1 9 6 6 1 9 6 7 

SULFITO ALVEJADA 

Quantidade 	em 	t 4.236 1.980 4.919 7.725 

Valor 	em 	Ng$ 730.663 705.982 1.871.205 3.233.632 

Valor 	em 	US$ 768.932 397.588 845.149 1.261.820 

SULFITO NAO ALVEJADA 

Quantidade 	em 	t 488 468 864 1.365 

Valor 	em 	Ng$ 73.177 133.114 276.110 450.173 

Valor 	em 	US$ 75.761 73. 453 126.889 182.484 

SULFATO ALVEJADA 

Quantidade 	em 	t 3.934 2.853 5.561 8.937 

Valor 	em 	Ng$ 566.041 894.688 2.029.917 3.804.425 

Valor 	em 	US$ 694.178 514.502 950.565 1.471.218 

SULFATO NAO ALVEJADA 

Quantidade 	em 	t 4.964 948 2.678 6.935 

Valor 	em 	Ne$ 673.213 239.094 806.568 2.401.010 

Valor 	em 	US$ 729.265 145.044 365.911 920.709 

CELULOSE PARA RAIOM 

Quantidade 	em 	t 14.511 11.414 25.043 21.869 

Valor 	em 	Ne$ 3.178.886 4.298.893 11.529.995 12.042.963 

'Valor 	em 	US$ 3.093.439 2.478.499 5.338.609 4.669.443 

Fonte: 	Servico de Estatistica EconOmica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 
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QUADRO 13 

IMPORTAcA0 DE CELULOSE PARA PAPEL, POR PA1SES DE ORIGEM, A PARTIR DE 1964 

1 9 6 4 1 	,) 6 5 1 9 6 6 1 6 7 
Paises 

US! t US$ t UST. t US! 

Alemanha Ocidental - - - - - 94 - 35 

Aigentina , - - - 515 - - 50 7.510 

BulOria 124 17.175 166 22.882 - - - - 

Canad& 401 68.320 1.099 179.778 250 37.529 2.525 366.110 

Chile 1.291 201.536 587 107.381 2.065 391.435 4.052 704.898 

Estados Unidos 135 33.182 265 66.711 682 117.415 525 96.139 

Finlandia 6.136 983.025 2.092 362.699 4.570 695.871 7.053 1.030.080 

Noruega 443 92.283 100 17.526 99 16.053 297 48.283 

.Paises Baixos - 108 1 244 - - 1 462 

Reino Unido 201 25.305 - - - - - - 

Suecia 4.891 846.903 1.939 372.851 6.356 1.030.117 10.459 1.582.714 

Suica - 299 - - - - - - 

Total 13.622 2.268.136 6.249 1.130.587 14.022 2.288.514 24.962 3.836.231 

Ponta: Servico de Estatistica Econamica e Financeira do Ministerio da Pazenda. 



QUADRO 14 

IMPORTACAO DE CELULOSE, POR TIPOS 
(1950 - 1966) 

TIpos 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Sulfito alvejada 35.938 33.535 28.893 28.819 45.879 32.100 39.423 41.741 33.204 31.008 20.541 8.4e4 5.558 4.956 5.198 2.063 5.407 

Sulflto nio alvejada 37.643 32.665 12.554 17.936 43.543 22.816 27.282 16.429 13.676 18.191 12.078 6.294 5.075 1.634 406 690 782 

Sul fato alvejada 10.936 16.854 11.108 15.150 18.195 13.724 13.723 11.967 12.329 10.163 13.312 9.452 11.712 10.161 2.896 2.705 8.526 

Sulfato nio alvejada 27.448 27.467 27.709 25.911 43.289 31.551 35.765 33.672 35.228 28.747 35.200 23.172 20.938 15.338 3.793 425 3.828 

. R8yon .  19.333 19.859 15.866 18.266 27.002 20.782 19.233 16.720 18.774 12.385 16.201 20.713 22.748 21.476 17.763 8.645. 22.562 

Dtveraos 875 905 72 1.374 - 592 - - - 

132.173 131.285  96.130  106.154 179.273  120.973 135.426, 120.529  113.803 100.494  97.332  68.095  66.031  21.262 28.056 14.528  41.105, 

Foote: Companhia T. Janir. 



OUADRO 15 

EXPORTACAO DE CELULOSE, POR TIPOS 

(1960 - 1967) 

Celuloae Sulfito 
	

Celuloae Nio Sulfito 	 T o t a 1 
Anos 

t Nes US$ t NQ$ US$ t NT$ US$ 

1960 - - 280 6.679 36.699 280 6.679 36.699 

1961 - 2.942 112.488 415.379 2.942 112.488 415.379 

1962 - - 4.733 238.259 646.901 4.733 238.259 646.901  

1963 717 61.420 102.852 1.866 149.938 266.782 2.583 211.358 369.634 

1964 5.151 1.054.133 795.315 5.203 1.064.437 757.514 10.354 2.118.570 1.552.829 

1965 19.986 5.744.530 3.122.938 17.506 4.996.479 2.701.217 37.492 10.741.009 5.824.155 

1966 7.872 2.303.420 1.047.146 9.391 3.250.948 1.473.651 17.263 5.554.368 2.520.797 

1967 8.148 2.924.959 1.170.603 731 237.732 90.989 8.879 3.162.691 1.261.590 

Fonte: Servico de Estatistica EconOmice e Financeira do Ministerio da Fazenda. 

Observacio: Nio houve exportacao de celuloae braaileira antes de 1960. 
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QUADRO 16 

EXPORTAW DE CELULOSE POR PORTOS DE ORIGEM, 

A PARTIR DE 1964 

I 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1967 (ate setembro) 
Portos 

t USS t USS t USE t 	 USS. 

Antonina 1.626 256.056 2.064 320.719 - - - 	 - 

Jaguargo - - 101 17.205 470 74.480 381 	64.643 

Livramento 1.544 259.744 1.610 309.888 100 17.931 - 	 - 

Paranagug 93 15.206 3.943 714.202 - - - 	 - 

POrto Alegre 1.858• 259.359 10.379 1.440.950 7.619 1.008.455 2.634 	331.533 

Santos 5.203 727.514 17.495 2.695.869 8.997 1.408.227 2.907 	455.416 

Uruguaiana 30 4.950 1.900 325.322 77 11.704 

T o t a 1 10.354 1.552.829 37.492 5.824.155 17.263 2.520.797 5.922 	851.592 

Fonte: Servigo de Estatistica Econ6mica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 



OUADRO 17 

EXPORTA9A0 DE CELULOSE, POR TIPOS, A PARTIR DE 1964 

Tipos 	de 	Celulose 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

SULFITO ALVEJADA 

Quantidade 	em 2.001 8.571 72 3.543 

Valor 	em 	Ne$ 474.766 2.764.938 19.841 1.024.259 

Valor 	em 	US$ 352.986 1.540.095 10.872 454.308 

SULFITO NAO ALVEJADA 

Quantidadi 	em 	t 3.150 11.415 7.800 4.606 

Valor 	em 579.368 '2.979.592 2.283.579 1.900.700 

Valor 	em 	US$ 442. 32 9 1.582.843 1.036.274 716.295 

SULFATO ALVEJADA 

Quantidade 	tot 	j< 4.604 16.919 9.167 330 

Valor 	em 	Net 942.894 4.834.729 3.168.848 145.711 

Valor 	em' 	USA' 677.670 2.616.716 1.436.420 57.093 

SULFATO NAO ALVEJADA 

Quantidade 	em 	t 599 587 224 400 

'Valor 	em 	Net 121.542 161.750 82.100 92.021 

Valor 	em 	US$ 79.844 84.501. 37.231' 33.894 

OUTROS TIPOS 

Quantidade em t 

Valor em 

Valor em US$ 

Fonte: Seryico de Estatistica Econiimica e Financeira do Ministerio da Fazenda. 
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QUADRO 18 

CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL PARA A PRODKAO DE PAPEIS - Janeiro de 1967 

Papeis para 
escrever e Papel kraft 

Papeis para em- 
balagens (exceto 
kraft para sacos 

- em t/dia 

Papel para imprimir para sacos multifoihados); Papeis para Papeis para TOTAL 

Fabricas 
imprensa 
periodica 

(exceto para 
imprensa 
periodica) 

multifo- 
Ihados 

e para caixas, 
cartuchos, 	forros 

e similares 

fins higie- 
nicos 

aplicag8es 
especiais 

Para - 10,0 10,0 

Ceara - - 15,9 - 15,9 

Paraiba - - 13,0 13,0 

Pernambuco - 40,0 59,0 5,0 - 104,0 

Alagoas - 8,0 8,0 

Sergipe - 10,0 10,0 

Bahia - 22,5 - - 22,5 

Espirito 	Santo - - - 7,0 - - 7,0 

Rio de Janeiro 0.5 74,0 14,5 96,0 28,0 24,0 237,0 

Guanabara 8,0 34,5 - 44,5 6,0 1,0 94.0 

Minas Gerais 1,0 24.5 5,0 167,0 3,0 - 200,5 

Goias - - 8,0 5,5 - 13,5 

Sao Paulo 12,9 651,2 26,0 943,4 112.5 26,9 1.772,9 

Parana 340,5 7,0 130,0 185,5 663,0 

Santa Catarina 10,5 58,0 65,5 - 134,0 

Rio Grande do Sul 32,5 - 87,0 11.0 - 130,5 

TOTAL 373,4 823,7 273,5 1.742,3 171,0 51,9 3.435,8 
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QUADRO 19 

CLASSIFICAcA0 DAS MAQUNAS DE PAPEL EM OPERAPAO NO BRASIL 

(Janeiro de 1967) 

Estados 
Largura Capacidade de Produce° Efetiva - t/dia Tipo da Produce(' 

male de 
1,00ma 
1,50m 

main de 
1,50ma 
2,00m 

maim de 
2,00m a 
2,50m 

main de 
2,50m Total 	ate , ' 

main de 
5 	a 	10 

main de 	main de 
10 a 15 	15 a 20 

made de 
20 

Papiis de _ 	• 
Total 	eacrever e 

Imprimir 

Papeis 	Papeis 	Papeie 
pare em- p/caimma 	par& fins 
balagana e forros higienicos 

Papeis pars 
aplicacoea 
especiais 

Total. 

• 

Amazonas - - - - - - - 
Para 1 - 1 1 1 - 2 2 

Maranhao - - 

Piaui - - - - - - _ - 
Cearia - 4 - - 4 , - 4 3 - 4 

Rio.  G. do Norte - - - 
- 

- - - - - - - - - 

Paraiba 2 - - 2 1 1 - 2 - 2 - a 

Pernambuco - 3 3 1 i• 8 1 4 2 1 8 6 1 1 - '8 

Alagoas - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 

Sergipe 1 - - 2 2 - - - 2 2 2 

Bahia 3 2 - 5 4 1 - 5 - 4 - 5 
Espirito Santo - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Rio. de Janeiro 9 6 13 1 29 15 8 3 1 29 5 11 5 6 29 

Guanabara - 3 6 1 .10 2 3 5 10 3 5 1 1 '10 

Minas Gerais 9 13 2 24 10 9 4 	- 1 24 1 17 5 1 - 24 

Goias 2 1 - - 3 2 1 - 3 - 1 2 - 3 

Mato Grose° - - - - - - - - - - _ - 

Sio Paulo 10 55 47 45 12 169 52 57 33 	15 12 169 44 57 44 15 9 169 

Parana - 7 4 2 5 18 3 9 - 	1 5 18 3 11 4 18 

Santa Catarina - 2 3 5 10 1 6 z 	- 1: 10 1 6 3 10 

Rio G. do Sul 10 3 1 14 3 8 - 	3 14 z 8 A 3 14 

BRASIL 11 111 LZ .0 21  lg. 110 4S 	21 a .123 22 132 66 3.2 

21211Laii2; Pio esti° incluidas es fabric's de papelio-courm (paste mocanica tratada). 



QUADRO 20 

PROJETOS PARA AUMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL 

PARA A PRODUCAO DE PAPEIS - (Janeiro de 1967) 

Papeis para 
escrever e Papal kraft 

Papeis para em- 
balagens (exceto 
kraft para sacos 

- em t/dia 

Papei para imprimir pars sacos multifoihados); Papeis para Papeis para 
Ffibricas imprensa 

periodica 
(exceto para 

imprensa 
periodica) 

multifo- 
Ihados 

e para caixas, 
cartuchos, forros 

e similares 

fins higle- 
nicos 

aplicagoes 
especiais 

TOTAL 

Para. - 5,0 - 5,0 

Maranhao 8,8 41,2 50,0 

Ceara 5,0 - 5,0 

Rio Grande do Norte 6,0 1,0 - 7,0 

Paraiba 15.0 9,0 - - 24:0 

Pernambuco 15,0 22,5 135,5 12,5 - 185,5 

Bahia 10,0 12,0 - 22,0 

Rio de Janeiro 41,0 15,0 5,5 10,0 71,5 

Guanabara 2.0 13,5 55,5 2.0 0,5 73,5 

Minas Gerais - 16,0 2.0 2,0 5,0 25,0 

Goias - 2,0 15,0 17,0 

Sao Paulo 1,0 102,0 55,0 454,0 91,5 0,5 704,0 

Parana 35,0 - 150,0 - 185 

Santa Catarina 6,0 177,0 74,0 8,0 265,0 

Rio Grande do Sul - 62,0 2,5 64,5 

BRASIL 9,0 237,5 290,3 996,7 159,5 11,0 1.704,0 



QUADRO 21 

CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL PARA A PRODUcA0 DE 

CELULOSE PARA PAPEL - (Janeiro de 1967) 
- em t/dia 

Celulose Sulfato 

 

Outros tipos de celu[,3se 
Celulose Sulfito 	 e pastas semi-quimicas 

     

     

Fabricas Fibras 	Curtas Fibras 	Longas 	Fibras 	Curtas Fibras 	Longas 	Fibras 	Curtas Fibras 	Longas 	TOTAL 

Alvejada Nao Alvejada 	
Nao 	Alvejada 	ao Alvejada 	 Alvejada Nao 	 Nao 	 Nao 

Alvejada 	 Alvejada 	da  Alvejada 	 Alvejada 	 Alvejada Alvejada Alvejada 

Para - - - - - - - - 8,0 - 8,0 

Ceara - - - - - - - 6,0 0,6 6,6 

Paraiba - - - - - 4,0 1,4 5,4 

Pernambuco - - - - - - 29,0 34,7 63,7 

Alagoas - - - - - - 2,2 2,2 

Sergipe - - - - - - - 5,0 5,0 

Bahia - - - - - - - - - 10,5 10,5 

Rio 	de Janeiro 12,5 - 22,5 - - - - - 70,0 - - 105,0 

Minas Gerais - - - - - - - 2,0 15,0 7,5 24,5 

Sao Paulo 645,0 50,0 4,5 17,5 16,5 8,5 10,5 3,5 20,0 153,3 - 69,0 998,3 

Parand - - - 217,0 - - 210,0 66,0 - 55,0 - - 548,0 

Santa Catarina - - - 86,0 - - - 15,0 - - - 28,0 129,0 

Rio Grande do Sul 27,0 2,0 - 8,0 - - - 93,0 3,0 - - 20,0 153,0 

TOTAL 684,5 52,0 27,0 328,5 16,5 8,5 2205 177,5 23,0 327,3 15,0 178,9 2.059,2 



Estados 

QUADRO 22 

CLASSIFICAgA0 DAS FABRICAS BASILEIRAS DE CELULOSE PARA PAPEL 

(Janeiro de 1967) 

Celulose Sulfate Celulose Sulfito 	 Outros tiposde celulose e pastas semiquimicas 

ate  ate • 5 mais de mais de mais de mais de 

	

t/dia 5 a 10 10 a 50 50a 100 	100 	Total 
t/dia 	t/dia 	t/dia 	t/dia 

• 5 mais de mais de mais de mais de 

	

t/dia 5 a 10.  10 a 50 50a 100 	100 	Total 
t/dia 	t/dia 	t/dia 	t/dia  

ate 
• mais de mais de mais de mais de 

	

t/dia 5 a 10 10 a 50 50a 100 	100 	Total 
t/dia 	t/dia 	t/dia 	t/dia 

Para 	 - - - 1 - 	1 

Ceara 	 - 	- - 2 - - 2 

Paraiba 	 - - 1 - 	 - - 	1 

Pernambuco 	 - - - 2 - 2 	- - 	4 

Alagoas 	 - - - 1 - - 	1 

Sergipe 	 - 	- - 	- 1 _ - 	1 

Bahia 	 - 	- - - 	- 1 1 - 	2 

Rio de Janeiro 	 1 	 1 - 	2 1 1 1 3 

Minas Gerais 	 - 	 - - _ - - 2 1 1 4 

Sao Paulo 	 - 	 3 - 4 	7 - 2 .10 3 3 	2 - 	 18 

Paranit 	(•) 	 1 - 1 	2 1 	- - 2 3 1 - 1 - 	 2 

Sta. Catarina 	 - 	 1 1 - 	2 1 - - 1 1 1 	- - 	2 

R. G. do Sul 	 - 	1 	 1 - - 1 1 2 _ _ 1 	 _ 1 

T otal 	 2 	 2 1 2 2  1 2 8 21 2 22 

(•) - As Indllstrias Klabin do Parana de Celulose S.A. produzem 200 . t/dia de celulose,sulfato, 120 t/dia de celulose sulfito e 50 t/dia de pasta semiquimica. 



QUADRO 23 

PROJETOS PARA AUMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL 

PARA A PRODUcA0 DE CELULOSE PARA PAPEL - (Janeiro de 1967) 	
- em t/dia 

Celulose Sulfato 

 

Outros tipos de cetuiose 
Celulose Sulfito 	 e pastas semi-quimicas 

     

Ffibricas Fibras Curtas Fibras Longas Fibras Curtas 	Fibras Longas Fibras Curtas Fibras Longas T 0 T A L 

Nat) 
Alvejada Alvejada 

NA° 
Alvejada Alvejada 

Alvejada 
Nao 	 Nao 

Alvejada 
Alvejada 	 Alvejada 

Nao 	 Nao 
Alvejada 	 Alvejada 

Alvejada 	 Alvejada 

Maranhao - - - - 	- - 50,0 50,0 

Ceara - - - - 7,0 - 3,5 10,5 

Rio 	G. 	do 	Norte - - - - - 	- - - 5,0 5,0 

Paraiba - - - - - - 	- - 7,5 11,6 7,5 1,0 27,6 

Pernambuco - - - - - - - - 116,5 - 111,5 228,0 

Alagoas - - - - - 	- - - - - 3,8 3,8 

Bahia - - - - 	- - - - 12,0 12,0 

Rio de Janeiro - - 5,0 - - 	- - - 2,0 - - 7,0 

Minas Gerais - - - - - - 	- - - - 35,0 - 35,0 

sao Paulo 125,0 - - 180,0 22,5 - 	22,5 - - 50,0 - - 400,0 

Parana - - - 23,0 - - 	- 14,0 - - - - 37,0 

Santa Catarina - - 75,0 210,0 - - 	- 15,0 - - 20,0 320,0 

Rio Grande do Sul 30,0 85,0 - 40,0 - 65,0 17,0 - - - 30,0 267,0 

BRASIL 155,0 85,0 80,0 453,0 22,5 - 	87,5 46,0 7,5 237,1 42,5 186,8 1.402,9 



QUADRO 24 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS 

DE TODOS OS TIPOS 

Anos Produ- 
glo 

Imports- 
gdo 

- em 1.000 t - 

Expor- 	Consumo 
tagEo 	Aparente 

1950 253,1 68,4 - 321,5 

1951 266,8 90,5 357,3 

1952 269,4 115,5 384,9 

1953 300,2 112,2 0,1 412,3 

1954 324,8 143,6 468,4 

1955 346,1 146,4 - 492,5 

1956 395,2 165,2 - 560,4 

1956 378,4 210,1 - 588,5 

1958 432,8 174,6 - 607,4 

1959 460,2 172,3 - 632,5 

1960 505,1 187,8 0,3 692,6 

1961 533,4 167,4 0,2 700,6 

1962 601,8 140,1 0,1 741,8 

1963 656,6 132,4 789,0 

1964 718,1 79,8 0,1 797,8 

1965 694,8 64,3 0,2 758,9 

1966 812,8 69,2 0,2 881,8 

Fontes: Quadros 1, 12, 14 e 19 
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QUADRO 25 	 QUADRO 26 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA ESCREVER 	 CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA 

E IMPRIMIR 	 IMPRENSA PERIODICA 

Anos Producao Importagao Exportagao 

em 1000 t 

Consumo
Aparente 

Anos Producqo Importacao 

em 1000 t 

Consumo 
Exportagg.o Aparente 

1950 98,5 66,2 - 164,7 1950 37,8 60,6 - 	 98,4 

1951 101,6 87,3 - 188,9 1951 41,1 79,0 - 	 120,1 

1952 98,5 112,2 - 210,7 1952 43,2 101,2 - 	 144,4 

1953 110,8 111,8 - 222,6 1953 41,5 104,7 - 	 146,2 

1954 101,5 141,3 - 242,8 1954 30,7 130,4 - 	 161,1 

1955 111,o 144,7 - 2 55,7 1955 37,2 130,4 - 	 167,6 

1956 117,1 163,2 - 280,3 1956 39,4 136,5 - 	 175,9 

1957 123,9 208,3 - 332,2 1957 49,0 173,5 - 	 222,5 

1958 149,9 172,7 - 322,6 1958 63,4 140,8 - 	 204,2 

1959 156,3 170,3 - 326,6 1959 67,2 . 144,9 - 	 212,1 

1960 168,6 185,8 - 354,4 1960 65,8 164,5 - 	 230,3 

1961 170,2 164,9 - 335,1 1961 62,3 148,8 - 	 211,1 

1962 199,1 137,4 - 336,5 1962 62,1 125,7 - 	 187,8 

1963 220,9 129,1 - 350,0 1963 73,3 116,4 - 	 189,7 

1964 260,1 77,7 - 337,8 1964 107,8 65,9 - 	 173,7 

1965 262,3 61,7 0,2 323,8 1965 114,9 54,3 - 	 169,2 

1966 288,8 66,2 0,1 354,9 1966 117,6 56,4 - 	 174,0 



Anos Produggo Importagio Exportaggo 

em 1000 t 

Consumo
Aparente 

1950 60,7 5,6 66,1 

1951 60,5 8,3 68,8 

1952 55,3 11,0 66,3 

1953 69,3 7,1 76,4 

1954 70,8 10,9 81,7 

1955 73,8 14,3 88,1 

1956 77,7 26,7 104,4 

1957 74,9 34,8 109,7 

1958 86,5 31,9 118,4 

1959 89,1 25,4 114,5 
1960 102,8 21,3 124,1 

1961 107,9 16,1 124,0 

1962 137,0 11,7 148,7 

1963 147,6 12,7 160,3 
1964 152,3 11,8 164,1 

1965 147,4 7,4 0,2 154,6 

1966 171,2 9,8 0,1 180,9• 

Anos Produggo Importaggo 

em 1000 t 

Consumo 
Exportaggo 	Aparente 

1950 100,3 1,0 101,3 

1951 106,2 0,9 - 107,1 

1952 110,7 0,6 - 111,3 

1953 115,8 0,1 - 115,9 

1954 130,3 0,8 - 131,1 

1955 137,6 0,6 - 138,2 

1956 154,8 0,5 - 155,3 

1957 149,8 0,7 - 150,5 

1958 156,4 0,8 - 157,2 

1959 164,5 1,3 - 165,8 

1960 181,2 1,0 - 182,2 

1961 173,3 1,2 - 174,5 

1962 188,7 1,2 - 189,9 

1963 240,9 1,7 - 242,6 
1964 246,3 0,8 0,1 247,0 

1965 233,1 1,0 - 234,1 

1966 271,0 1,0 - 272,0 
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QUADRO 27 	 QUADRO 28 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA ESCREVER E 

IMPRIMR, EXCETO PARA IMPRENSA PERIODICA 	 CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA EMBALAGEM 
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QUADRO 29 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA SACOS 

Anos Producqo 

em 1000 t 

Consumo 
Importaggio 	Exportacio 	Aparente 

1950 22,9 - 	 - 	 22,9 

1951 24,6 - 	 - 	 24,6 

1952 27,0 - 	 - 	 27,0 

1953 30,9 - 	 - 	 30,9 

1954 37,8 - 	 - 	 37,8 

1955 37,6 - 	 - 	 37,6 

1956 43,5 - 	 - 	 43,5 

1957 46,8 - 	 - 	 46,8 

1958 50,8 - 	 - 	 50,8 

•959 52,0 - 	 52,0 

1960 70,0 - 	 - 	 70,0 

1961 61,8 - 	 - 	 61,8 

1962 78,0 - 	 - 	 78,0 

1963 95,9 - 	 - 	 95,9 

1964 104,6 - 	 - 	 104,6 

1965 90,0 - 	 - 	 90,0 

1966 106,7 - 	 - 	 106,7 

QUADRO 30 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA EMBRULHO 

Anos Producao 

em 1000 t 

Consume 
Importacilo 	Exportaggo 	Aparente 

1950 70,7 - 	 - 70,7 

1951 74,0 - 	 - 74,0 

1952 77,9 - 	 - 77,9 

1953 78,5 - 	 - 78,5 

1954 84,5 - 84,5 
1955 91,4 - 	 - 91,4 

1956 101,6 - 	 - 101,6 

1957 95,1 - 	 - 95,1 

1958 96,2 - 	 - 96,2 

1959 99,8 - 	 - 99,8 

1960 101,9 - 	 - 101,9 

1961 101,7 - 	 - 101,7 

1962 94,7 - 	 - 94,7 

1963 132,3 - 	 - 132,3 

1964 127,6 - 	 0,1 127,5 

1965 130,8 - 	 - 130,8 

1966 150,6 - 	 - 150,6 
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QUADRO 31 	 QUADRO 32 

CONSUMO APARENTE DE PAPEL PARA 	 CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA 

EMBALAGENS ESPECIAIS 	 CAIXAS, CARTUCHOS, FORROS E SIMILARES 

Anos Producao Importacao 

em 1000 t 

Consumo 
Exportacao 	Aparente Anos Producio Importacgo 

em 1000 t 

Consumo 
Exportacao 	Aparente 

1950 6,7 1,0 - 	 7,7 1950 39,2 0,1 - 	 39,3 

1951 7,6 0,9 - 	 8,5 1951 42,2 0,2 - 	 42,4 

1952 5, 8  0,6 - 	 6,4 1952 43,8 0,1 - 	 43,9 

1953 6,4 - 0,1 - 	 6,5 1953 52,3 - - 	 52,3 

1954 8,0 0,8 - 	 8,8 1954 64,5 0,3 - 	 64,8 

1955 8,6 0,6 - 	 9,2 1955 64,9 0,1 - 	 65,0 

1956 9,8 0,5 - 	 10,3 1956 75,8 - - 	 75,8 

1957 7,9 0,7 - 	 8,6 1957 68,4 - - 	 68,4 

1958 9,5 0,8 - 	 10,3 1958 91,3 - - 	 91,3 

1959 12,7 1,3 - 	 14,0 1959 98,5 - 98,5 

1960 9,3 1,0 10,3 1960 111,0 - 111,0 

1961 9,8 1,2 - 	 11,0 1961 141,8 - - 	 141,8 

1962 16,0 1,2 - 	 17,2 1962 160,8 - - 	 160,8 

1963 12,7 1,7 - 	 14,4 1963 148,8 - - 	 148,8 

1964 14,1 0,8 - 	 14,9 1964 163,2 - - 	 163,2 

1965 12,3 1,0 - 	 13,3 1965 146,0 - - 	 146,0 

1966 13,7 1,0 - 	 14,7 1966 198,5 - - 	 198,5 
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QUADRO 33 	 QUADRO 34 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA 
CAIXAS, CARTUCHOS, FORROS e SIMILARES, 

EXCETO PARA ONDULADOS 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA ONDULADOS 

Anos Producgo 

em 1000 t 

Consumo 
Imports9ao 	Exportaggo 	Aparente 

1950 15,0 - 	 - 	 15,0 
1951 16,9 - 	 - 	 16,9 
1952 18,3 - 	 - 	 18,3 

1953 21,6 - 	 - 	 21,6 

1954 26,4 - 	 - 	 26,4 

1955 26,9 - 	 - 	 26,9 
1956 35,4 - 	 - 	 35,4 
1957 29,7 - 	 - 	 29,7 

1958 46,3 - 	 - 	 46,3 
1959 51,5 - 	 - 	 51,5 

1960 57,7 - 	 - 	 57,7 
1961 77,9 - 	 - 	 '77,9 
1962 90,4 - 	 - 	 90,4 
1963 69,4 - 	 - 	 69,4 
1964 90,3 - 	 - 	 90,3 

1965 72,1 - 	 - 	 72,1 

1966 96,2 - 	 96,2 

Anos Producgo Importacao 

em 1000 t 

Consumo 
Exportacao 	Aparente 

1950 24,2 0,1. - 	 24,3 
1951 25,3 0,2 - 	 25,5 
1952 25,5 0,1 - 	 25,6 

1953 30,7 - - 	 30,7 

1954 38,1 0,3 38,4 

1955 38,0 0,1 - 	 38,1 
1956 40,4 - - 	 40,4 
1957 38,7 - - 	 38,7 

1958 45,0 - - 	 45,0 
1959 47,0 - - 	 47,0 
1960 53,3 - - 	 53,3 
1961 63,9 - - 	 63,9 
1962 70,4 - - 	 70,4 
1963 79,4 - - 	 79,4 
1964 72,9 - - 	 72,9 
1965 73,9 - 73,9 
1966 102,3 - - 	 102,3 
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QUADRO 35 	 QUADRO 36 

CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA 	 CONSUMO APARENTE DE PAPEIS PARA 

FINS HIGIENICOS 	 APLICAgOES ESPECIAIS 

em 1000 t 	 em 1000 t 

Aros Producao 	importacao Exportacao 
Gonsumo 

Aparente Anon Producao Importacio Exportacao 
Con sumo 

Aparente 

1950 5,7 	- - 5,7 1950 9,5 1,1 10,6 

1,951 6,5 	- - 6,5 1951 10,3 2,1 12,4 

1952 6,6 	- - 6,6 1952 9,8 2,6 12,4 

1953 10,4 	 - 
- 10,4 1953 10,9 0,3 0,1 11,1 

1954 11,4 	- - 11,4 1954 17,0 1,2 18,2 

1955 12,9 	- - 12,9 1955 19,7 1,0 20,7 

1956 14,2 	- - 14,2 1956 33,4 1,5 34,9 

1957 15,8 	- - 15,8 1957 20,6 1,1 21,7 

1958 16,2 	- - 16,2 1958 19,1 1,1 20,2 

1959 '9,4 	- - 19,4 1959 21,4 0,7 22,1 

1960 20,1 	 - 0,3 19,8 1960 24,2 1,0 25,2 

1961 21,4 	 - 0,2 21,2 1961 26,7 1,3 28,0 

1962 25,6 	 - - 25,6 1962 27,6 1,5 0,1 29,0 

1963 27,8 	 - - 27,8 1963 18,2 1,6 19,8 

1964 31,0 	 - - 31,0 1964 17,5 1,3 18,8 

1965 35,4 	- - 35,4 1965 18,0 1,6 19,6 

1966 33,2 	- 0,1 33,1 1966 21,3 2,0 23,3 



QUADRO 37 

CONSUMOS UNITARIOS DOS DIFERENTES TIPOS DE PAPEL 

Tipos de Papeis 1950 1955 1960 

em kg.ano/hab. - 

1965 	1966 

Papel 	para 	imprensa 	periOdica 1,90 2,87 3,24 2,08 2,07 

Papeis para escrever e imprimir (exceto para 
imprensa 	periOdica) 1,48 1,83 2,08 1,90 2,15 

Papeis para sacos 0,44 0,64 0,99 1,10 1,27 

Papeis para embrulho 1,36 1,56 1,45 1,57 1,80 

Papeis para embalagens especiais 0,15 0,16 0,15 0,16 0,18 

Papeis para ondulados 0,29 0,46 0,81 0,89 1,15 

Papeis para caixas, 	cartuchos, forros e 
similares (exceto 	para ondulados) 0,26 0,33 0,42 0,92 1,21 

Papeis 	para fins 	higionicos 0,11 0,22 0,2& 0,44 0,39 

Papeis para aplicag5es especiais 0,20 0,35 0,35 0,24 0,23 

TOTAL 6,19 8,42 9,75 9,30 10,50 

Fontes: Quadros 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. 

ObservagOes: Populagao do Brasil, segundo o IBGE: 

1950 - 51,9 milhoes de habitantes 

1955 - 58,5 milhoes de habitantes 

1960 - 71,0 milhoes de habitantes 

1965 - 81,3 milhoes de hobitantes 

1966 - 83,9 milhoes de habitantes 
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QUADRO 38 

CONSUMO APARENTE DE CELULOSE DE TODOS OS TIPOS 

em 1000 t 

Anos . Produgio Importagio Exportacio 
Consumo 
Aparente 

1950 

1951 

1952 

1953 

40,0 

45,0 

55,0 

60,0 

112,0 

110,5 

80,3 

87,8 

152,0 

155,5 

135,3 

147,8 

1954 64,o 150,9 214,9 

1955 73,2 100,2 173,4 

1956 77,8 116,2 194,0 

1957 86,o 103,8 189,8 

1958 119,4 94,4 213,8 

1959 144,7 88,1 232,8 

1960 200,2 81,1 0,3 281,0 

1961 229,2 47,4 2,9 273,7 

1962 278,1 43,2 4,7 316,6 

1963 319,5 32,1 2,6 349,0 

1964 343,8 10,3 10,4 343,7 

1965 370,1 5,9 37,5 338,5 

1966 451,6 18,5 17,3 452,8 

Observacio: Inclusive pastas semiquimicas. 
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QUADRO 39 

ESTRUTURA DO CONSUMO APARENTE BRASILEIRO DE CELULOSE 

PARA PAPEL, POR TIPOS DE FIBRAS 

em 1000 t 

Anos Produgio Importagio Exportagio Consumo 
Aparente 

FIBRAS LONGAS 

112,0 150,4 1950 38,4 

1951 42,5 '110,5 153,0 

1952 45,3 80,3 - 125,6 

1953 47,5 87,8 135,3 
1954 47,0 150,9 - 197,9 
1955 50,2 i00,2 - 150,4 

1956 52,0 116,2 - 168,2 

1957 55,8 103,8 159,6 

1958 67,0 94,4 161,4 

1959 79,5 88,1 167,6 

1960 80,3 81,1 - 161,4 

1961 95,5 47,4 - 142,9 

1962 116,2 43,2 159,4 

1963 136,4 32,1 0,7 167,8 

1964 148,7 10,3 5,2 153,8 

1965. 166,2 5,9 20,0 152,1 

1966 213,6 18,5 7,9 224,2 

FIBRAS CURTAS 

1950 1,6 - 1,6 

1951 2,5 - 2,5 

1952 9,7 - 9,7 
1953 12,5 - 12,5 

1954 17,0 17,0 

1955 23,0 - - 23,0 

1956 '25,8 .- 25,8 

1957 30,2 - - 30,2 

1958 52,4 - 52,4 

1959 65,2 65,2 

1960 119,9 0,3 119,6 

1961 133,7 2,9 130,8 

1962 161,9 - 4,7 157,2 

1963 183,1 1,9 181,2 

.1964 195,1 - 5,2 189,9 
1965 203,9 17,5 186,4 

1966 238,0 - 9;4 228,6 
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Sulfato (kraft) 	 4,9 

Sulfito 	 23,6 

Outros 	 3,3 

Importacio 13,9 

Sulfat6 (kraft) 

Sulfito 

Outros 

8,5 

5,4 

- 

Exportacio 0,1 

Sulfato (kraft) - 

Sulfito 0,1 

Outros - 

FIBRAS CURTAS 172,5 

Producio interna 181,7 

Sulfato (kraft) 162,7 

SulfitO 5,7 
Outros 13,3 

Importacio 

89,2 94,1 

49,6 73,2 

43,0 46,3 

4,6 18,5 

3,8 12,3 

0,8 6,2 

- 	 - 

2.3§- 	 2.12 

- 

7,8 

- 

- 

7,9 

ILI: 228,6 - 

56,3 238,0 

13,2 175,9 
2,9 8,6 

40,2 53,5 

QUADRO 40 

ESTRUTURA DO CONSUMO APARENTE DE CELULOSE PARA PAPEL 

EM 1966, POR TIPOS DE FIBRAS E PROCESSOS DE FABRICACAO 

em 1000 t 

Tipos de Celulose 	 Alvejada 	Nio Alvejada 	 Total 

FIBRAS LONGAS 	 4t2.11 	 42§J± ----- 224,2 

Producio interna 	 .1,8 	 181. 8 	 213,6  

Sulfato (kraft) 	 - 	 - 	 - 

Sulfito 

Outros 	 - 	 - 	 - 

Exportacio 9,2 0 2 s_ 24. 

Sulfato (krift) 9,2 0,2 9,4 

Sulfito - - 

Outros - - - 

CONSUMO APARENTE 2 18 , 1 
1••■•••■■ 

2.3442 	 42231 
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