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De olho nas obras

Jose Lourenco da os reto-

ques finais na calcada de
uma das primeiras favelas
que se beneficiaram de
um programa do BID para
fornecer servicos a 300

das comunidades mais ca-

rentes do Rio de Janeiro.

(Foto: David Mangurian,
BID.)
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O Banco em resumo

O Banco Interamericano

de Desenvolvimento e uma

instituicao financeira in-

ternacional fundada em

1959 para contribuir para
acelerar o desenvolvimento

economico e social da

America Latina e do Cari

be. Sao membros do BID

28 paises do Hemisferio
Ocidental e 18 paises ex-
tra-regionais.

Em 36 anos de opera-
goes, o Banco ajudou a fi
nanciar projetos que re-
presentam investimentos
de mais de US$206 bilhoes.

Contribuiu tambem para
uma distribuigao mais
eqiiitativa dos beneficios
do desenvolvimento e foi

pioneiro no financiamento
de projetos sociais.
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para editor@iadb.org ou
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Uma versao eletronica

de O BID em ingles esta na
pagina do Banco na inter
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Services" em http://www.
iadb.org. Permite o acesso
a comunicados de impren-
sa do Banco, resumos de
projetos e monografias.
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Mais ganhos
do que perdas
As economias da regiao cresceram
3,1% o ano passado, um desempe-
nho respeitavel gragas a reformas
economicas, apoio da comunidade
internacional e uma economia mun-

dial geralmente propicia. O resultado
de 1996 representou uma melhora
acentuada em relagao ao melanco-
lico crescimento de 1% de 1995, ano
que sera lembrado pela crise econo
mica e financeira do Mexico e da Ar

gentina. O atual impulso deveu-se
em grande parte a recuperagao dos
dois paises, mais rapida que o pre-
visto, segundo um levantamento
preparado pelo Economista-Chefe
do BID para o Relatorio Anual 1996.

No conjunto da regiao, o investi-
mento real cresceu quase 6% em
1996. No Chile, chegou a 13%, a
taxa mais alta. Tambem na Argenti
na e no Mexico o crescimento foi

forte, 12%, contrastando com as
quedas de 16% e 40%, respectiva-
mente, em 1995.

A regiao nao ganhou mui-
to em salarios e empregos.

A frente social. Apesar desses ga
nhos, o desempenho economico, se
gundo o relatorio, nao foi bom o
bastante para que os paises fizes-
sem progressos reais no emprego e
nos salarios.

"Embora se tenha feito muito nos

anos 90 para aumentar o investi-
mento regional em educagao e sau-
de a partir dos niveis deprimidos
dos anos 80", observa o relatorio,
"resta muito a ser feito para melho-
rar a quantidade e especialmente a
qualidade desse investimento para
que a America Latina realize o seu
potencial de crescimento e garanta
que os beneficios do crescimento se-
jam compartilhados por todos."

O desemprego continua a ser um
problema especialmente exasperan-

Avancos em 1996

A Colombia privatizou usinas de
eletricidade correspondentes a 20%
da capacidade instalada do pais.
A Bolivia assinou um acordo para
ingressar no Mercosul em 1997.
O Brasil preparou o terreno para
privatizar a Vale do Rio Doce, maior
exportadora de minerio de ferro do
mundo.

O Chile entrou para o Mercosul co-
mo associado.

A Costa Rica ampliou o papel do se-

te. Os dados preliminares de 1996
mostram que subiu de novo.

E particularmente inquietante o
fato de que os indices de desempre
go subiram durante a maior parte
da decada, mesmo em periodos de
crescimento relativamente rapido.

O impulso do capital privado. O
ano passado os fluxos de capital
para a regiao mantiveram-se estaveis,
em torno de US$50 bilhoes, mas sua
composigao mudou consideravel-
mente. Em 1995, mais de metade

dos recursos recebidos do exterior

pela America Latina vieram de fontes
oficiais e visavam em grande parte
conter as crises da Argentina e do
Mexico. O ano passado, porem, os
fluxos oficiais ganharam um sinal ne
gative pois o Mexico pagou grande
parte do apoio recebido. Enquanto
isso, os fluxos de capital privado vol-
tavam aos niveis anteriores a crise.

Outro ponto positivo foi a queda
geral da inflagao e dos deficits fis-
cais. Em 1996 a taxa mediana de

inflagao da regiao foi a mais baixa
desde 1977, cerca de 11%, contra
13% no ano anterior.

tor privado no sistema bancario,
permitindo as instituigoes privadas
oferecer ao publico depositos a vista.
O Panama aderiu a Organizagao
Mundial do Comercio e prometeu li-
beralizar seu regime comercial.
O Paraguai promulgou uma lei para
reforgar a supervisao bancaria.
O Mexico melhorou a contabilidade

e os padroes de informagao dos
bancos.

A Venezuela montou um piano de
longo alcance para estabilizar a eco
nomia e ativar o crescimento.

Ao mesmo tempo, o deficit fiscal
medio da regiao caiu de pouco mais
de 2% do PIB para menos de 1,5%.
Dois exemplos particularmente dig-
nos de nota foram o Brasil, que cor-
tou seu deficit de 5% do PIB em

1995 para 3% em 1996, e a Vene
zuela, onde o deficit encolheu para
3% contra 6% em 1995.

Embora reconhecendo as realiza-

goes da regiao em 1996, o BID
aconselha prudencia.
• Eqilidade. O desafio da regiao e
transformar a recuperagao em cres
cimento sustentado e partilhado.
• Desemprego. O desemprego per-
siste em altos niveis, acentuando a

necessidade urgente de reavaliar re-
gulamentos possivelmente ultrapas-
sados e contraproducentes do mer-
cado de trabalho.

• Disciplinafiscal. Os sistemas pu-
blicos de pensoes tern de ser refor-
mados e e imperioso tomar medidas
para evitar que a descentralizagao
fiscal solape a disciplina fiscal.
• Serviqos sociais. A qualidade do
investimento em educagao e saude
tern de ser melhorada.

— o editor



A REGIAO

VIOLENCIA

O custo oculto do crime
A escalada da violencia prejudica geragoesJuturas

Paul Constance

O crime violento, antes considerado
um problema marginal na maioria
das sociedades latino-americanas e

caribenhas, tornou-se uma preocu-
pagao central para os governos e
para os cidadaos comuns de toda a
regiao.

Tanto na natureza quanto nas
proporgoes, o crime violento mudou
profundamente nos ultimos anos.
Antes ligada a conflitos politicos en-
tre governos militares e grupos de
oposigao, a violencia esta hoje qua-
se sempre associada ao trafico de
drogas, as gangs e a roubos que
ameagam todos os setores sociais.

A taxa media de homicidios da re

giao, medida em mortos por ano por
100.000 habitantes, quase dobrou
entre 1980 e 1991, passando de
12,8 para 21,4, segundo as Nagoes
Unidas. Residentes de bairros urba-
nos e suburbanos que se considera-
vam seguros no comego dos anos 80
agora temem arrombamentos, estu-
pros, sequestros e assaltos.

Frustradas por instituigoes poli-
ciais incompetentes e sistemas judi-
ciais que nao punem nem sequer os
reincidentes, algumas comunidades
tomaram a lei nas proprias maos,
detendo, espancando e por vezes
matando suspeitos, numa chocante
reedigao dos vigilantes do seculo 19.

Assalto contra o futuro. Os indi-

cios recentes mostram que, alem de
causar terriveis custos humanos, o

crime violento e uma ameaga contra
o desenvolvimento da regiao a longo
prazo. Embora seja dificil definir de
modo exato a carga fiscal que este
problema representa para a socieda-
de, Mauricio Rubio, professor de
economia na Universidade dos An

des, estimou recentemente que o
crime custa a Colombia o equivalen-

te a 15% de seu PIB por ano. Calcu-
lou tambem que as conseqiiencias
indiretas do crime violento, como o

desestimulo ao investimento externo

e interno, ja privaram o pais de um
crescimento equivalente a 2% do
PIB por ano.

Um estudo do Departamento da
Justiga dos Estados Unidos, divul-
gado em 1995, mediu o custo das
despesas com policia e fatores afins,
como honorarios de advogados, cus-
tas judiciais, tratamento medico e
absenteismo no trabalho, concluin-

do que o crime custa ao pais
US$450 bilhoes por ano. As prisoes
e os sistemas de liberdade condicio-

nal acrescentam mais US$50 bi
lhoes a essa conta.

Com base nesses numeros, a ad-

ministragao publica esta concluindo
que o crime violento nao e apenas
uma questao de "qualidade de vida",
mas pode drenar os recursos do de
senvolvimento a ponto de mutila-lo.
O ano passado o BID reuniu crimi-
nologistas, economistas e lideres co-
munitarios para sondar as raizes do

Alem do custo humano, a
violencia drena recursos
do desenvolvimento eco

nomico a longo prazo.

problema e discutir suas implica-
goes para a politica de desenvolvi
mento, no coloquio "Etica, violencia
e seguranga do cidadao". No comego
deste mes, o BID uniu-se ao Banco
Mundial e a varias outras entidades

no Rio de Janeiro para uma confe-
rencia de dois dias sobre o problema
da violencia nas cidades da regiao.

Causas complexas. O crime violen
to representa tremendos desafios
para a administragao publica devido

a suas causas complexas e impre-
visiveis. A explicagao socio-economi-
ca simples, segundo a qual ele e
consequencia direta da pobreza, e
desmentida por indices de crimina-
lidade relativamente baixos em va-

rios paises subdesenvolvidos e por
indices elevados nos Estados Uni

dos e outros paises industrializados.
No entanto, a pobreza e fatores

macroeconomicos como o desempre
go estao indubitavelmente ligados
ao crime violento. Num documento

apresentado no coloquio do BID, o
colombiano Rubio comparou o valor
medio de um ano de salario para
empregados no setor formal com o
valor medio de atos criminosos indi

viduals. Trinta anos atras, a renda

anual de um empregado na Colom
bia valia cinco vezes o dinheiro

ganho com um crime. Em 1992, um
ato criminoso ja pagava bem mais
do que um ano de salario medio.

"Tendo em mente que a probabili-
dade de prisao por um crime e de
aproximadamente 3% na Colombia
e que a sentenga media em 1992
era dois anos e meio, nao e de sur-
preender o crescimento da crimina-
lidade", concluiu Rubio.

Sua analise confirma outra expli
cagao tradicional para o crime vio
lento: ele viceja quando nao ha um
sistema rigoroso de vigilancia e re-
pressao, um judiciario independente
e um sistema penitenciario eficaz. "A
responsabilidade fundamental pela
prevengao do crime, em ultima ins-
tancia, e do Estado e de tres institui
goes: a policia, os tribunais e as pri
soes", disse no coloquio o Ministro
do Planejamento da Venezuela,
Teodoro Petkoff. "Nao posso falar por
outros paises, mas na Venezuela es-
sas instituigoes sao parte do proble
ma, nao da solugao."

A preocupagao de Petkoff com a
qualidade das instituigoes encontra
eco na primeira pagina dos jornais
em toda a America Latina, onde,
nos ultimos anos, tornaram-se co

muns as materias sobre corrupgao
na policia e no judiciario. Assim, al-
guns observadores creem que os es-
forgos para deter o crime violento



deveriam comegar com reformas ra-
dicais nessas instituigoes. Estas re
formas podem incluir melhor treina-
mento e salarios mais altos para os
funcionarios da policia, dos tribu
nals e das prisoes e mecanismos
para punir e erradicar a corrupgao.

Outros especialistas, porem, re-
jeitam a enfase na repressao e pre-
gam uma abordagem preventiva.
Luis Ratinoff, consultor do BID e

organizador do coloquio do ano pas
sado, descreveu o elo entre sociali-

zagao e autodisciplina como o "pri-
meiro vetor" da produgao do
comportamento criminoso. Ratinoff
baseava-se num crescente corpo de
conhecimentos mostrando que o
comportamento criminoso e adquiri-
do durante a infancia e a adolescen-

cia e que, portanto, as familias de-
sajustadas e um ambiente escolar
precario sao responsaveis por gran
de parte do problema.

Falando em um recente semina-

rio do BID em Washington, Ron
Slaby, cientista senior do Centro
para a Prevengao e Controle da Vio
lencia do Education Development
Center, Inc., de Newton, Massachu

setts, salientou que so 6% dos gas-
tos americanos com o crime se des-

tinam a prevengao; o resto vai para
a repressao e o tratamento de pri-
sioneiros. "A atitude tradicional e

esperar que o crime ocorra e depois
prender os criminosos e tratar de
les", comentou ele. 'Temos provas
de que um dolar gasto em preven
gao do crime pode poupar seis em
repressao."

Slaby, treinado como psicologo do
desenvolvimento, acredita que o
comportamento violento remonta
aos parques infantis e aos lares, on-
de as criangas aprendem formas de
resolver conflitos e adotam sistemas

de crengas que incluem ou nao a

Tarde demais para intervir? O
comportamento criminoso pare-
ce ser aprendido em crianca.

violencia. Ele faz parte do crescente
numero de educadores, lideres co-

munitarios e administradores para
os quais a sociedade deve tomar a
iniciativa e fazer um esforgo para
moldar esses sistemas de crengas
enquanto as criangas estao na esco-
la. Isto pode ser alcangado por di-
versas vias, inclusive novos curricu-

los escolares, melhor programagao
de televisao e campanhas publicita-
rias com personalidades e nomes
populares como modelos.

Vigilancia de bairro. Enquanto
isso, muitas comunidades latino-

americanas estao achando formas

pragmaticas de combater o crime
violento. Uma das que tern maior
exito e a "policia comunitaria", gru-
pos de moradores que colaboram
com a policia viglando o bairro e co-
municando a presenga de suspeitos.
Falando no coloquio, Elizabeth
Sussekind, coordenadora do Movi-

mento Viva Rio, apoiado pelo BID,
contou como um projeto de policia
comunitaria ajudou a reduzir os
roubos em Copacabana em ate 14%
num unico ano.

A organizagao de Sussekind coor-
dena esses esforgos de policiamento
juntamente com igrejas, escolas de
samba e outros grupos comunita-
rios das favelas do Rio que querem
construir o que ela chamou de uma
"identidade etica". "Quanto maior o
numero de participantes", diz ela,
"mais dificil fica a agao dos trafican-
tes de drogas."

Como a prevengao do crime vio
lento e uma questao de interesse
economico para os paises latino-
americanos e caribenhos, cada uma

dessas abordagens pode vir a ser
considerada para apoio pelo BID e
por outras instituigoes multilaterais.
De fato, na medida em que os gover
nos da regiao comegam a olhar nao
apenas para as reformas de politica
financeira e comercial que os absor-
veram na ultima decada mas tam-

bem mais adiante, bem podem en-
xergar na melhoria da seguranga
publica a proxima e decisiva "refor-
ma estrutural".



O BANCO

RELATORIO ANUAL

Mais combate a pobreza,
maior apoio aos negocios
Grupo do BID qjuda as reformas da regiao

O Banco Interamericano de Desenvolvimento e dois outros membros

do Grupo do BID, a Corporacao Interamericana de Investimentos (CII)
e o Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), aprovaram o ano
passado um variado programa de operagoes para estimular as reformas
na regiao. Muitas ja foram mencionadas neste boletim.

As atividades do Grupo em 1996 constam nos relatorios anuais do
BID e da CII que serao submetidos as Diretorias Executivas dessas ins
tituigoes em sua reuniao anual, este ano em Barcelona, Espanha, de
17 a 19 de marco. Seguem-se resumos dos relatorios.

;8 Financiamento
' § para a inovacao

Em 1996, o BID aprofundou o seu
apoio a nova America Latina, com a
aprovagao de 91 emprestimos para
financiar projetos de reforma das
operagoes do governo, redugao da
pobreza e apoio ao setor privado.

Os US$6,77 bilhoes em empresti
mos aprovados colocaram mais uma
vez o BID como a maior fonte de fi

nanciamento multilateral da regiao.
Cerca de 75% do programa de

emprestimos do ano destinaram-se
a redugao da pobreza, a reformas do
setor social e a modernizagao do Es-
tado. Deste total, 40% foram canali-
zados para fundos de investimento
social, saneamento, desenvolvimen

to urbano, saude, educagao e meio
ambiente.

As obras de infra-estrutura cor-

responderam a 16% da carteira de
emprestimos. A agricultura e os
programas de credito multissetorial

responderam pelos 8% restantes.
Entre os emprestimos de 1996, fi-

guram os seguintes.
• Setores sociais: US$237 milhoes
para fundos de investimento social
no Peru, Guatemala e Equador.
• Moradia de baixo custo: US$330
milhoes para a Argentina, Brasil,
Panama e Venezuela.

• Modernizagao do Estado: US$2,4
bilhoes para Argentina, Brasil, Co
lombia e outros paises.
• Meio ambiente e recursos natu-
rais: US$746,2 milhoes para opera-
goes de abastecimento de agua e sa
neamento e US$27,2 milhoes em
cooperagao tecnica.
• Emprestimos diretos ao setor pri
vado: US$455,5 milhoes para seis
projetos na Argentina, Brasil, Co
lombia e Peru.

Pelo terceiro ano consecutivo, o

Banco avaliou sua carteira de em

prestimos em execugao. Verificou-se
que mais de dois tergos dos 387
projetos do Banco tinham um de-
sempenho normal. Outros 23% es-
tavam enfrentando diferentes graus

de dificuldades de imple-
mentagao, embora nao fos-
sem graves a ponto de por
em risco sua conclusao.

Cerca de 10%, ou 40 proje
tos, estavam sofrendo pro-
blemas graves e vao precisar
de intenso acompanhamento
para melhorar suas perspec-
tivas de exito.

Destaques de 1996

Total dos emprestimos US$6,77 bilhoes

Co-financiamento US$2,40 bilhoes
Total dos desembolsos US$4,30 bilhoes

Cooperagao tecnica US$113 milhoes

FOE US$374 milhoes

Emissoes de obrigagoes US$4,25 bilhoes

Socio do setor
privado

O Fundo Multilateral de Investimen

tos (Fumin) completou o ano passa
do seu terceiro ano de operagoes,
com a aprovagao de 43 projetos,
num total de US$76,2 milhoes.

O Servigo de Cooperagao Tecnica
do Fumin apoiou projetos para re-
forgar o setor financeiro da regiao,
suas redes de energia, agua, teleco-
municagoes e transporte e para mo-
dernizar o comercio. Entre eles esta-

va o financiamento suplementar de
uma serie de projetos visando criar
sistemas alternativos para resolver
disputas comerciais.

O Servigo de Recursos Humanos
concedeu financiamento a projetos
nas areas de treinamento industrial,
fortalecimento institucional para a
educagao profissional e tecnica,
treinamento basico para pessoas de
baixa renda e conversao de mao-de-

obra. Uma operagao para o Mexico
identificara padroes de qualificagao
e certificagao como forma de tornar
empresas e mao-de-obra mais com-
petitivos internacionalmente.

O Servigo de Desenvolvimento da
Pequena Empresa do Fumin apro-
vou quatro projetos para ampliar
servigos nao financeiros. O Fumin



Bolsa de Valores de Santiago, Chile.

tambem forneceu investimento de

capital para desenvolver novos ins-
trumentos financeiros para peque-
nas e microempresas e dois fundos
de investimento para promover em-
preendimentos ecologicos.

O Fumin comegou a operar em
1993 para promover a expansao so-
cio-economica das economias de

mercado da regiao, com apoio a re
formas legais e normativas, fortale-
cimento institucional, treinamento e

outras areas. O Fundo de Investi

mentos em Pequenas Empresas do
Fumin financia ou investe no capital
de pequenas empresas ou em fundos
que investem em pequenas empresas.

Beneficios
multiplicados

A Corporagao Interamericana de In
vestimentos aprovou o ano passado
US$72,4 milhoes em investimentos
acionarios e emprestimos para aju-
dar a financiar 20 projetos em 12
paises da regiao, segundo seu rela
torio anual de 1996. Fez tambem

acordos com 15 bancos internacio-

nais a fim de fornecer US$95 mi
lhoes em co-financiamento para pe
quenas e medias empresas.

Alem disso, a Corporagao o ano
passado deu assessoria a dez pro-
gramas de investimento de capital e
desenvolvimento de mercado de ca-

pitais do Fumin.
Agora em seu setimo ano de ope

ragoes, a Corporagao ja canalizou fi
nanciamento para mais de 1.000
empresas, para projetos que repre-
sentam um investimento total supe
rior a US$2,5 bilhoes. Para cada do-
lar que a Corporagao investiu, seis
foram levantados de outras fontes.

O ano passado a CII apoiou pro
jetos em varios setores, entre eles
agroindustria, pesca, manufatura,
geragao de energia, agua potavel,
transporte, petroleo e gas, capital de
risco e servigos financeiros.

Algumas das operagoes incluiram:

Trabalhadores constroem um anexo

numafabrica de papel no Uruguai.

• Um emprestimo de US$5 milhoes
— complementado por US$ 15 mi
lhoes em co-financiamento negocia-
do pela Corporagao — para ajudar a
financiar um projeto de ampliagao e
melhoria das instalagoes de produ-
gao da PASA S.A., petroquimica ar-
gentina que produz fertilizante a base
de nitrogenio e outros produtos.
• Um investimento de capital de
US$4 milhoes no Fundo Bozano
Advent do Brasil, que fornecera ca
pital de investimento a pequenas e
medias empresas de todo o pais. O
fundo visara cerca de 15 empresas
com potencial para colocar agoes
nas bolsas de valores do Rio ou Sao

Paulo.

• Um emprestimo de US$5 milhoes
a Termoelectrica de la Dorada

S.A.E.S.P., para construir uma usi
na a gas na Colombia. A usina sera
um dos primeiros projetos privados
de geragao de energia do pais.
• Um investimento de capital de
US$2 milhoes na Bon Appetit, S.A.
de El Salvador, para ajudar a ex-
pandir sua produgao de bebidas nao
gasosas. A empresa opera num se
tor onde ha muitas empresas mul-
tinacionais.

• Um investimento de capital de
US$3 milhoes na criagao do Mexico
Private Equity Fund, que fornecera
capital a pequenas e medias empre
sas de exportagao no noroeste do
Mexico.

• Um investimento de US$5 mi
lhoes para criar o Inter-American
Capital Fund, o primeiro dos 16
fundos de capital de risco da CII
concebidos para investir em insti
tuigoes financeiras latino-america-
nas de pequeno e medio porte.
• US$1,5 milhao para construir e
operar a Waterfields Company Li
mited, usina de dessalinizagao da
agua do mar nas Bahamas que
atendera a um quarto das necessi-
dades de agua da ilha de New
Providence.

Para obter uma copia dos rela
torios anuais do BID e da CII, conta-
te a Livraria do BID, (202) 623-1753,
fax 1709, internet idb-books@iadb-org



O BANCO

ARGENTINA

Receita mais alta
sem novos impostos
Reformas federals alcangam a provincia

O primeiro emprestimo direto do
BID a uma provincia argentina em-
penhou US$350 milhoes para apoiar
reformas fiscais, melhorias no servi

go publico e criagao de empregos na
provincia de Buenos Aires.

Funcionarios do BID disseram

que o emprestimo e um testemunho
do compromisso argentino de esten-
der as provincias as reformas ja em
andamento na esfera federal. O cre-

dito, que tera uma contrapartida de
igual valor em recursos locais, sera
usado para financiar atividades que
correspondem a esforgos federals.

Como muitos governos provin
cials, o de Buenos Aires luta para
reduzir deficits, conter despesas e
melhorar os servigos publicos num
quadro de desemprego alto e modes-
to crescimento economico.

A provincia usara o emprestimo
do BID para melhorar a arrecadagao
de impostos e a gestao da receita
modernizando tres instituigoes pro
vincials: a Secretaria da Receita Pu

blica, o Escritorio da Receita Provin

cial e o Cadastro Territorial Provin

cial. Paralelamente, havera um

esforgo mais amplo para conter ou
reduzir despesas de pessoal e de ca
pital. O resultado liquido sera elevar
receitas sem aumentar impostos.

Com uma estrategia semelhante,
a provincia evitara mais endivida-
mento para investir em capital, ofe-
recendo concessoes ou privatizando
servigos publicos de eletricidade,
agua, saneamento e estaleiros. Os
recursos do BID serao usados para
cobrir os custos da privatizagao de
empresas, inclusive a Empresa So
cial de Energia de Buenos Aires, a
maior estatal remanescente do setor

de eletricidade, e a Obras Sanitarias
de Buenos Aires.

Finalmente, os recursos serao

usados para promover a criagao de

empregos em pequenas e medias
empresas mediante programas de
assistencia tecnica e contratos de

pequenos projetos de infra-estrutu-
ra. Tambem havera apoio para pro
gramas de servigos sociais voltados
para as criangas, geridos pelo Con-
selho da Familia e do Desenvolvi

mento Humano e dirigidos aos mo-
radores mais necessitados.

L—l Para mais informagoes, procure
a pagina do BID na Internet e acesse
ww2/docIuar0164.htm.

INTEGRAgAO

Intercambio

prepara bancos
Meta e maior cooperagao

O BID adotou uma nova politica de
cooperagao com quatro instituigoes
sub-regionais de desenvolvimento
que deve acelerar a integragao eco
nomica regional e ampliar o preparo
tecnico das instituigoes.

Os quatro bancos sub-regionais
sao o Banco Centro-Americano de

Integragao Economica, o Banco de
Desenvolvimento do Caribe, a Cor
poragao Andina de Fomento e o
Fundo Financeiro para o Desenvol
vimento da Bacia do Rio da Prata.

A nova politica, adotada em no-
vembro ultimo, reflete os atuais

conceitos da integragao. Propoe a
identificagao, supervisao e avaliagao
conjunta de projetos e a publicagao
de estudos. Recomenda o intercam

bio periodico de pessoal e reunioes
regulares entre o BID e cada um dos
bancos, para partilhar ideias e co-
nhecimentos, alem de uma reuniao

anual das cinco instituigoes.
A nova politica poderia levar a

mais operagoes de financiamento
conjunto nas areas da infra-estrutu-
ra internacional, mercados de capi
tal e desenvolvimento de recursos

humanos. Estes setores tornaram-

se prioritarios para os bancos sub-
regionais nos ultimos anos.

Com a nova politica, o BID e os
bancos sub-regionais buscarao pro
jetos cooperativos que sejam coeren-
tes com sua estrategia regional;
onde sejam complementares a expe-
riencia e os conhecimentos de um

banco sub-regional e do BID; e onde
a participagao do BID possa ter um
efeito financeiro multiplicador sobre
o capital de um banco sub-regional
e acesso a mercados financeiros.

Nos termos dessa politica, em
prestimos globais, emprestimos es-
pecificos para determinados setores,
operagoes plurinacionais, operagoes
de emprestimo por etapas e de co-fi
nanciamento poderiam todos ser usa
dos para financiar esses projetos.

— Luis Rene Cdceres

L^J O texto completo das politicas
operacionais do Banco pode ser en-
contrado na pagina do BID na
internet, em http://www.iadb.org

A usina venezuelanafoifinanciada
com um emprestimo do BID a
Corporagao Andina de Fomento.



ENERGIA

Projeto de energia e "o
negocio do ano"
Primelra usina Independente de eletricidade do Peru

Um novo projeto energetico do setor
privado criou tantos precedentes no
Peru que duas publicagoes indus
trials, Project and Trade Finance e
Project Finance International, o de-
nominaram "o negocio do ano".

O projeto Aguaytia, apoiado pelo
BID, sera o primeiro projeto indepen
dente de energia do Peru, sua pri-
meira usina de eletricidade a gas e
sua primeira usina integrada de gas
e eletricidade.

Aguaytia e o primeiro projeto de
usina "comercial" de eletricidade da

America Latina a obter financiamen

to de longo prazo antes da constru-
gao. Como usina comercial, portanto
sem acordos de longo prazo para a
venda de energia, Aguaytia vendera
eletricidade para o recem-desenvolvi-
do mercado a vista peruano.

O projeto de US$258,2 milhoes —
respaldado por um emprestimo de

US$60 milhoes do BID — demons-
trara o potencial para desenvolver
novas usinas de eletricidade a gas de
propriedade independente como fon-
te eficaz e fidedigna de energia eletri-
ca para atender a crescente deman-
da. Aguaytia tambem mostrara os
beneficios de integrar a eletricidade
com derivados do gas natural.

Producao integrada. Os investi
mentos no projeto financiarao varias
etapas do desenvolvimento e trans-
missao da energia, inclusive a pro-
dugao e distribuigao de gas natural,
gas liquefeito e eletricidade, bem co
mo a construgao de instalagoes de
processamento e linhas de trans-
missao de alta voltagem.

Serao perfurados cinco pogos no
campo de gas natural de Aguaytia, a
cerca de 100 quilometros de Pucall-
pa, no vale do rio Ucayali, e cons-

Energia privada para
a rede nacional

truidos gasodutos para transportar
o gas ate uma nova usina de 155
megawatts e uma usina de fraciona-
mento para gas natural liquefeito.

Ao longo de 400 quilometros de
linhas de 220 quilovolts, a energia
sera transmitida de Pucallpa a Para-
monga, na regiao central do Peru,
onde sera ligada a rede nacional.

O projeto sera desenvolvido pelo
mutuario do emprestimo do BID, a
Aguaytia Energy del Peru S.R. Ltda.
A Trust Company of the West e o
Banco Wiese do Peru participam do
financiamento. Participam com ca
pital The Maple Gas Corp., Pan
Energy Corp., El Paso Energy
Development Corp., Scudder Latin
American Power Fund, Illinova

Generating Co. e Power Markets
Development Corp.

O projeto foi langado depois que
uma reforma da Lei das Concessoes

de Eletricidade do Peru, apoiada
pelo BID, abriu caminho a partici-
pagao privada no setor.

— Daniel Drosdojf

C3 Para mais informagoes, procure a
pagina do BID na internet e acesse
ww2/doc/bpe0094.htm.



REPUBLICA DOMINICANA

A chave de um
porto seguro
Agora os cargueiros de
longo curso entram no
Porto de Haina, na Repu-
blica Dominicana, por um
canal mais fundo e largo,
protegido por um novo
quebra-mar.

Os 700 metros de que
bra-mar, construidos com

7.300 blocos de concreto

de 20 a 60 toneladas cada

um, foram feitos para pro-
teger o porto dos furacoes.
O canal foi dragado de no
vo, alargado de 60 para
100 metros e instalou-se

novo equipamento de na-
vegagao para dar acesso
aos navios 24 horas por
dia, e nao apenas com luz
do sol.

"Estas melhorias ajuda-
rao o pais a tornar-se
mais competitivo, reduzin-
do os custos de frete e,

portanto, os custos totais
das exportagoes", opinou
Jaime Duran, Secretario

de Obras Publicas.

As melhorias foram

concluidas em fevereiro

por um consorcio formado
pela Agroman de Madrid,
Espanha, e Samuel Con-

O BANCO EM ACAO

de, da Republica Domini
ca. A firma holandesa Van

Oord-ACZ fez os estudos

hidraulicos e o projeto de
engenharia.

A construgao, financia-
da por um emprestimo de
US$18 milhoes do BID
aprovado em 1986, foi re-
tardada durante anos,

pois outros concorrentes
contestaram a licitagao. O
BID exige licitagao publica
internacional para proje
tos de construgao de custo
superior a US$1,5 milhao
e impoe diretrizes rigoro-
sas para garantir uma
concorrencia leal. A falta

dos recursos de contra-

partida do governo tam
bem contribuiu para re-
tardar a obra.

Diz Augusto Ruiz-
Eldredge, o especialista do
BID responsavel pela su-
pervisao: "Este projeto e
rico em ligoes".

O porto, construido na
decada de 50, fora amplia-
do e modernizado com

ajuda de um emprestimo
do BID de US$35 milhoes,
aprovado em 1975. A car-
ga manipulada no porto
aumentou de 2,2 milhoes

de toneladas em 1984 pa
ra 7,5 milhoes em 1996.

O Porto de Haina: mais fundo, seguro e competitivo.
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TRINIDAD E TOBAGO

Jovens

restauradores

Num exuberante aflora-

mento perto da aldeia de
Pescadores de Las Cuevas,
no norte de Trinidad, as

ruinas de uma esquecida
fortificagao colonial do se-
culo 19 emergem lenta-
mente.

Todos os dias, cerca de

50 voluntarios entre 19 e

25 anos trabalham para
restaurar o Forte Aber-

cromby, cortando folha-
gem, abrindo caminhos
para os visitantes e re-
construindo cuidadosa-

mente as paredes em rui
nas.

Sao membros do Corpo
Civil de Conservagao, um
projeto financiado pelo
Fundo de Desenvolvimen

to Comunitario, que tem
apoio do BID. Cerca de
2.400 jovens estao sendo
treinados em tecnicas de

conservagao e restauragao
que podem ser aplicadas a
numerosos parques e

atragoes turisticas de Tri
nidad e Tobago.

Apos quatro semanas
de treinamento, os partici-
pantes sao designados pa
ra um projeto de conser
vagao por tres meses, re-
cebendo uma pequena
ajuda para transporte e
manutengao. Os projetos
vao desde a limpeza de
praias a completas obras
de restauragao.

"Aqui o desemprego e
um problema persistente
para os jovens", diz David
Rogers, especialista do
BID no pais. "O CCC lhes
da uma oportunidade de
aprender tecnicas que
mais tardem podem apli-
car em empregos no siste
ma de parques e ao mes-

mo tempo ganhar algum
dinheiro no verao."

Errol Philips, coordena-
dor do projeto de Forte
Abercromby, disse que,
uma vez concluido, o novo

sitio devera atrair turistas

a Las Cuevas, que so tem
500 moradores, e a costa

norte da ilha.

O CCC e apenas um
dos projetos administra-
dos pelo Fundo de Desen
volvimento Comunitario,

de US$40 milhoes, para o
qual o BID aprovou US$
28 milhoes em junho de
1995. Outros projetos es
tao melhorando os servi

gos sociais para os pobres,
construindo infra-estrutu-

ra basica e fortalecendo

ONGs locais.



GUATEMALA

Hoteis trabalham
a serio

Hoteis projetados para
atender a quern via]a a
trabalho comegam a apa-
recer na America Central,

dois deles com ajuda do
Grupo do BID.

Como um escritorio no

exterior, estes hoteis ofe-
recem aos homens de ne-

gocios salas com compu-
tador, modem e acesso a
centros comerciais com

fax, copiadora, impressora
e servigos de secretaria e
tradugao. Entre reunioes e
negociagoes, os clientes
podem esticar os muscu-
los na sala de ginastica.

Um dos primeiros foi o

Osjovens restaurado-
res de Fort Abercromby.

Clarion Suites Hotel, de

15 andares e 166 suites

de dois quartos, inaugura-
do em 1995. Seu custo,

US$14,4 milhoes, foi em
parte financiado por um
emprestimo de US$4,2
milhoes da Corporagao
Interamericana de Investi

mentos (CII), a instituigao
de emprestimo ao setor
privado do Grupo do BID.

"Os hoteis podem ser
investimentos arriscados",

diz Jorge Roldan, econo-
mista senior da CII.

"Quando comegam a cons
truir restaurantes e pisci
nas, muitas vezes ultra-

passam as previsoes de
custo. Mas essa gente veio
falar conosco e disse: 'Va-

mos construir um hotel de

quatro estrelas para ho
mens de negocios. Vai ter
so um restaurante e uma

piscina, a fim de minimi-
zar o espago usado para
atividades nao rentaveis'.

Sentimos que ali estava
um hotel de risco muito

menor e que faria bem a
economia local. E, de fato,
foi construido dentro do

orgamento."
O emprestimo da CII

ajudou os investidores a
levantar mais US$6,2 mi
lhoes em financiamento:

US$4,2 milhoes do Banco
Centro-Americano para
Integragao e US$2 milhoes
mediante uma oferta pu
blica na bolsa de valores

da Guatemala.

"A CII desempenhou
um papel catalitico ao
montar o financiamento",
diz Javier Tessari, vice-

presidente do hotel.
Em San Salvador, um

programa de credito global
do BID esta ajudando a fi
nanciar outro hotel co

mercial de 15 andares

com um pequeno centro

de convengoes, a ser inau-
gurado este ano.

"As vezes os executivos
sao exigentes", diz Karla
Giovanna Giron, chefe da

portaria do Clarion Suites.
"Querem flores dentro de
uma hora, reservas nos

melhores restaurantes em

15 minutos." A solicitagao
mais dificil, lembra ela, foi

fazer 10.000 copias de um
folheto a cores de quatro
paginas para a manna se-
guinte. "As 7h30 da ma-
nha, as copias estavam
prontas. Aquilo, sim, foi
um desafio."

Os clientes apreciam
essas atengoes. "Eu adoro
este hotel", diz Edgardo
Reyes, diretor de operagoes
centro-americanas da ca-

deia de restaurantes T.G.I.

Friday's, que esta abrindo
uma concessao na cidade

da Guatemala.

Nao e a-toa. Uma tarde,

o centro comercial do ho

tel recebeu um fax impor-
tante para Reyes. Em vez
de coloca-lo no seu esca-

ninho, o funcionario foi

atras dele, localizou-o 15

minutos antes do banco

fechar e gragas a isso ele
escapou de uma multa de
US$15,000 por atraso no

O Clarion Suites Hotel.

pagamento de uma taxa
sobre uma carga de equi-
pamento chegada dos Es
tados Unidos.

"Essa gente conhece o
seu oficio", diz Reyes.

Em outro hotel, este em

San Jose, Costa Rica, a

Assistente Executiva Dia

na Rojas acha que os ne
gocios estao florescendo.

"Agora ha mais investi
dores estrangeiros na
America Central e e muito

maior o numero dos que
estao vindo para ca", disse
ela, referindo-se a seu
Marriott, de 246 quartos.

No Clarion, tratamento especial para hospedes especiais.
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EMPRESTIMOS

Argentina: US$350 mi
lhoes para
apoiar a re-
forma do Es-

tado na pro
vincia de

Buenos

Aires.

Esta iniciativa busca

equilibrar o orgamento da
provincia e melhorar os
servigos publicos, intensi-
ficando a arrecadagao de
impostos e modernizando
a Secretaria da Receita

Publica, o Escritorio da
Receita Provincial e o Ca-

dastro Imobiliario Provin

cial.

Este programa tentara

NOVOS PROJETOS

INFORMACOES SOBRE PROJETOS DO BID

±d Detalhes sobre projetos do BID, como comunicados
de imprensa, resumos de projetos e monografias, po
dem ser consultados na pagina do BID na internet
(http://www.iadb.org). Procure sob as rubricas "Press
Services", "Publications" e "Project Documents".

IDB Projects, compilagao mensal de projetos em an-
damento e oportunidades de fornecimento de bens e
servigos, tambem pode ser consultada na pagina do
BID sob a rubrica "Business Opportunities". Para rece-
ber um exemplar gratuito de IDB Projects, telefone para
(202) 623-1397 ou envie um fax para (202) 623-1403.

tambem controlar os gas-
tos publicos e promover a
privatizagao dos setores
de energia, agua potavel,
saneamento e estaleiros.

Ver materia na pagina 8.

Argentina: US$85 mi
lhoes para apoiar o piano
de investimento da Aguas
Provinciales de Santa Fe

S.A., uma empresa de
agua e esgotos.

Convite para comer

Uma voluntdna do programa peruano Copo de Leite prepara refeigdo numa cozinha pu
blica da Villa El Salvador, um bairro pobre de Lima. Com um emprestimo do BID em
1993, funciondrios do Copo de Leite e membros da comunidade ergueram uma constru
gao de 120 metros quadrados, com refeitorio, despensa, cozinha e banheiro. O novo re
feitorio substituiu as pequenas cozinhas publicos instaladas em casas defamilias.
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Este e o

primeiro fi
nanciamento

de um proje
to de agua e
esgotos pelo
departamento do setor
privado do Banco e e tam
bem o primeiro empresti
mo do BID a uma empresa
argentina de servigos pu
blicos fora da area metro-

politana de Buenos Aires.
Os creditos compoem-

se de um emprestimo de
US$30 milhoes do capital
ordinario do Banco e de

outro de US$55 milhoes
fornecidos por bancos co-
merciais mediante acordos

de participagao com o
BID. Estes recursos paga-
rao a recuperagao e ex-

pansao das instalagoes de
tratamento de agua e es
gotos e melhorarao a qua
lidade do servigo.

Os recursos apoiarao
tambem a reestruturagao
e privatizagao do setor de
tratamento de agua e es
gotos da provincia de San
ta Fe. O projeto deve ser-
vir de modelo para outras
provincias e municipalida-
des interessadas em aces

so a mercados financeiros

internacionais para atacar
iniciativas semelhantes.

Brasil: US$500 milhoes
para ajudar a
modernizar a

administra-

gao fiscal nos
26 Estados e

no Distrito

Federal.

Os emprestimos ajuda-
rao a financiar um progra
ma de US$1 bilhao que
deve ser suplementado
por novos emprestimos do
BID em 1997. O programa
reforgara a gestao tributa-
ria e a administragao fis-



cal em governos esta-
duais, modernizando ao

mesmo tempo o Ministerio
da Fazenda. A meta e me

lhorar o processo de su-
pervisao e coordenagao
fiscal dos governos esta-
duais e federal.

Este e o maior credito

de administragao fiscal ja
aprovado pelo Banco.

Colombia: US$51 milhoes
para cons

truir um

gasoduto pri
vado entre as |
cidades de

Sebastopol e
Medellin.

Este e o primeiro gaso
duto do pais onde o setor
privado e construtor, pro-
prietario e operador e area
com os riscos principals.

O gasoduto, com 149
quilometros e 12 polega-
das de diametro, transpor-
tara ate 67 milhoes de pes
cubicos de gas por dia do
sistema de Barrancaber-

meja-Neiva para 70.000
usuarios em Medellin —

com potencial para aten-
der ate mais 400.000.

A Transmetano E.S.P.,

S.A., uma empresa priva
da colombiana do ramo,

recebera um emprestimo
de US$19 milhoes do capi
tal ordinario do BID e um

emprestimo de US$32 mi
lhoes de recursos de ban

cos comerciais consorcia-

dos, mediante acordos de

participagao com o BID.

Equador: US45 milhoes
para melho
rar as condi-

goes de vida
deos setores

mais pobres
da populagao.

Este programa facilitara
o acesso a servigos sociais

basicos, inclusive saude,

educagao, agua potavel e
saneamento, investindo

em projetos solicitados por
grupos comunitarios locais.

O credito sera usado

pelo Fundo de Investimen
to Social de Emergencia do
pais, que financiara um
total de 2.750 pequenos
projetos de infra-estrutura
de alta prioridade. O em
prestimo sera usado tam
bem para reforgar a gestao
e as operagoes do fundo. O
custo total do programa e
US$100 milhoes.

Haiti: US$52 milhoes do
Fundo para
Operagoes
Especiais a
fim de pro-
mover o in

vestimento

privado e o crescimento
economico.

Estes recursos propor-
cionarao divisas enquanto
o pais toma medidas para
reformar a estrutura legal
e normativa do setor fi

nanceiro. Entre outras

metas do programa, figu-
ram reformar as transa-

goes caucionadas, estabi-
lizar bancos estatais e

atrair a participagao do
setor privado na gestao e
propriedade do setor de
eletricidade.

O programa, a ser exe-
cutado pelo Ministerio da
Fazenda, ajudara a cons
truir as instituigoes basi-
cas e o quadro legal ne-
cessarios a uma economia

aberta, eficiente e estavel.

Mexico: US$250 milhoes
para treina
mento de de-

sempregados.
O progra

ma foi conce-

bido para

Abrindo caminho para agua limpa

Em Cuenca, Equador, trabalhadores reabastecem uma
escavadeira usada na construgao da usina de tratamen
to de agua e esgotos de Tixan. A Companhia Municipal
de Telefone, Agua e Esgotos de Cuenca esta usando um
emprestimo de US$50 milhoes do BID parafinanciar o
projeto. O creditofoi usado tambem para expandir a rede
de distribuigdo de agua e a coleta de esgotos de Cuenca.

apoiar o treinamento e a
reciclagem de desemprega-
dos e dar incentivos a em

presas para fazer treina
mento no trabalho. A meta

e aumentar a produtivida-
de e a competitividade da
economia, particularmente
entre microempresas e pe
quenas e medias empre
sas, alem de criar oportu-
nidades de trabalho para
mulheres.

O custo total do progra
ma, a ser executado pela
Secretaria do Trabalho e

do Bem-Estar Social nos

proximos cinco anos, e de
ate US$850 milhoes.

A curto prazo, empre
sas pequenas e medias re-
ceberao incentivos para
investir em treinamento

no trabalho e assistencia

tecnica para melhorar pro-
cessos organizacionais e
de produgao. Funcionarios
do programa trabalharao
com as empresas para re

duzir os custos adminis-

trativos que diminuem a
(continua)
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NOVOS PROJETOS

Fazendo e usando

Tricoteiras da Manos de Valdivia, uma cooperativa sem
fins lucrativos, reunem-se na sede do grupo, no sul do
Chile. A cooperativa, que treina mulheres de baixa renda
para tricotar sueteres e outras pegas de roupa, usou um
emprestimo de US$148,000 do BID para comprar equipa-
mento e contratar um consultor de mercado.

(vem da pag. anterior)
produtividade e as oportu-
nidades de emprego.

Em ultima analise, os

emprestimos contribuirao
para criar uma estrutura
integrada de planejamento
estrategico destinado a
gestao da politica de mao-
de-obra, que reforgara a
capacidade do setor para
projetar, analisar e imple-
mentar politicas de merca
do de trabalho. Este e o

primeiro financiamento do
Banco para um projeto
global de mercado de tra
balho na America Latina.

Peru: US$60 milhoes para
o projeto in-
tegrado de
gas natural e
eletricidade

de Aguaytia,
de proprie-
dade e operagao privadas.
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O projeto abrange a
construgao da primeira
usina eletrica do pais acio-
nada a gas. Sera tambem
a primeira usina peruana
privada a vender eletrici
dade a rede nacional.

Os recursos serao usa

dos para perfurar cinco
pogos e construir cerca de
400 quilometros de linhas
de transmissao de 220

quilovolts, 204 km de du-
tos para gas liquefeito,
instalagoes de processa-
mento de gas e uma uni-
dade de fracionamento de

gas liquefeito. Ver materia
na pagina 9.

Peru: US$150 milhoes
para investi
mento em re-

forma setorial.

Estes re

cursos apoia-
rao um pro

grama destinado a moder-
nizar a estrutura normati-

va para investidores priva-
dos em infra-estrutura e

servigos financeiros. Entre
as metas do programa fi-
guram criar orgaos nor-
mativos autonomos que
ajudem a facilitar a passa-
gem da gestao publica da
infra-estrutura para a pri
vada. Os novos orgaos
promoverao a credibilida-
de desses investimentos

entre os operadores das
concessoes, os consumi-

dores e o publico.
O Ministerio da Econo

mia e Finangas executara
o programa, que tambem
busca desenvolver de mo-

do mais ordenado os mer

cados de capital e finan
ceiro e apoiar a oferta de
servigos financeiros a pe
quenas e microempresas.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Argentina: US$3 milhoes
para a Fede-
racion Agra-
ria Argentina
para elevar
as qualifi-
cagoes admi-
nistrativas e a

competitividade de 10.000
pequenos produtores ru-
rais.

Este programa tem por
finalidade canalizar servi

gos comerciais nao finan
ceiros para pequenos pro
dutores agricolas nas
regioes de Cordoba, Cuyo
e Pampas. Os servigos
concentrar-se-ao nas qua-
lificagoes nas areas de
gestao, planejamento e
marketing necessarias a
adaptagao as mudangas
do meio ambiente macro-

economico.

Belize: US$1,147,000
para ajudar
pequenos fa-
zendeiros e

Pescadores a
identificar

novos mer

cados e produtos.
Os recursos serao usa

dos para assistencia tecni
ca a pequenos produtores
que desejem desenvolver
novos mercados e melho

rar a produtividade, quali
dade e planejamento. A
Camara de Comercio de

Belize criara um sistema

de informagoes de merca
do para proporcionar me
lhor acesso a informagoes
nacionais e internacionais

sobre pregos, requisitos de
importagao, compradores
potenciais, investidores e
outros elementos.

O Belize Institute of

Management Ltd., que le-
vara a cabo o programa,
fornecera treinamento em

planificagao e em projeto
de sistemas de controle de

qualidade. Este e o pri
meiro projeto de Belize fi-
nanciado pelo Fumin.

Chile: US$6 milhoes em
apoio da
transferencia

e adogao de
tecnologias
por pequenas

empresas.

O programa sera efe-
tuado em conjunto com a
Fundagao Chile, uma ins-
tituigao privada de trans
ferencia de tecnologia. A
Fundagao co-financiara a
operagao com um subsidio
de US$3,3 milhoes e US$3
milhoes em investimento

de capital. Os recursos do
Fumin incluirao um sub

sidio de US$3 milhoes e
um investimento acionario

no mesmo valor.



A experiencia visa
transferir tecnologia para
empresas existentes, criar
novas empresas de base
tecnologica e transferir a
experiencia para outros
paises da regiao.

O programa criara um
fundo de transferencia de

tecnologia com subsidios
do Fumin e da Fundagao
Chile. O fundo financiara

projetos basicamente para
os setores da aqiiicultura,
madeira e agroindustria.

Um segundo componen-
te usara investimentos

acionarios do Fumin, Fun

dagao Chile e outros inves
tidores para criar um fun
do de capital de risco a fim
de apoiar a fase de desen
volvimento comercial de

novas tecnologias e de fir-
mas de base tecnologica.

Ja se comprometeram
com este fundo a Ventana,

um fundo de capital de
risco sediado nos Estados

Unidos (US$15 milhoes); a
Corfo, a corporagao esta-
tal de desenvolvimento

chilena (US$8 milhoes); e
a Euro-Chile (US$2 mi
lhoes), uma instituigao de
desenvolvimento financia-

da pela Uniao Europeia.

Equador: US$720,000
para um

novo sistema

de solugao de
disputas co-
merciais.

Os fundos

serao usados para desen
volver um processo para
resolver disputas comer-
ciais sem recorrer a justiga
tradicional, lenta e cara.

O programa financiara
centros de treinamento em

solugoes alternativas de
disputas comerciais e di-
vulgara informagoes sobre
tecnicas importantes.

am

Comida saudavel nos tropicos

Christopher Lowe, proprietdrio da Fruit A Plenty, em San Ignacio, Belize, supervisa um
empregado que empacota soja. A loja vende desde gelatina de algas ate chd de ervas
e coco seco, passando por granola em barrafeita em casa. Recentemente, Lowe usou
um emprestimo de US$5,000 do BID, gerido pela Fundagao Nacional do Desenvolvi
mento, para comprar materia-prima e ampliar seus esforgos de comercializagao.
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Em Santo Domingo de los Colorados, Equador, 35.000 drvores foram plantadas com recursos do BID.

MEIO AMBIENTE

Mais verde nas cidades
A meta sdo nove metros quadrados por pessoa

Embora milhoes de latino-america-

nos estejam conseguindo emprego,
escola, servigos de saude e um futu
ro melhor para seus filhos nas cida
des, a maioria sente-se lograda em
materia de meio ambiente.

Com cerca de 3,5 metros quadra
dos de area verde por morador ur-
bano, a regiao esta muito aquem do
padrao internacional, pelo menos
nove metros quadrados, segundo a
Organizagao Mundial da Saude. O
crescimento urbano, rapido e sem
planejamento, agrava o problema.

Encontro de peritos. Embora as
autoridades municipais reconhegam
a necessidade de areas verdes, qua-
se nao existem na regiao publica-
goes ou intercambio de informagoes
sobre o assunto. A fim de contribuir

para preencher esta lacuna, o BID
patrocinou "Areas Verdes Urbanas
na America Latina e do Caribe", se

minario realizado na cidade do Me

xico em dezembro passado.
Durante tres dias, cerca de 280

prefeitos, administradores urbanos
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e de areas verdes, representantes de
organizagoes nao-governamentais e
consultores de 26 paises trocaram
experiencias e fizeram recomenda-
goes. A Universidade Autonoma de
Chapingo foi a sede do evento.

No encerramento do seminario,

os participantes recomendaram que
o BID incluisse a gestao das areas
verdes em todos os seus programas
de desenvolvimento ambiental, para
ajudar os paises membros mutua-
rios a alcangar o padrao interna
cional de nove metros quadrados de
area livre por habitante. Decidiram
tambem criar uma rede regional de,
gestao de areas verdes.

Apos o seminario, mais de 80
pessoas frequentaram um curso de
gestao e cultivo de arvores em areas
urbanas, organizado com ajuda da
universidade e das sociedades na-

cionais de arboricultores do Mexico

e do Brasil.

Os participantes tambem visita-
ram areas de reflorestamento urba

no na cidade do Mexico financiadas

pelo BID.

O primeiro do genero
Os participantes do seminario do
Mexico sobre areas verdes urbanas

receberam o primeiro manual a res-
peito do assunto elaborado especifi-
camente para a America Latina e o
Caribe.

Segundo a Introduction to Urban
Greening, escrito com apoio do BID
por Mark Sorensen, da Universidade
de Brownsville, Texas, um dos pro-
blemas dos urbanistas e como esti-

pular um valor as areas verdes, de
modo a permitir decisoes financei-
ras em relagao a elas.

Alem dos beneficios tangiveis,
como espago para hortas, as areas
verdes urbanas proporcionam con-
fortos como a redugao do ruido e ar
e agua mais limpos. O manual ana-
lisa os beneficios juntamente com
tecnicas para atribuir valor econo
mico a beneficios intangiveis. Des-
creve tambem os passos necessarios
para langar um programa de areas
verdes urbanas.

LZj Para receber umacopiado ma
nual e de materials do seminario, tel:
(202) 623-3543; end. eletr. marian®
iadb-org; internet, acesse http://
www.laneta.apc.org/sruach/seminar.


