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RESUMO 

Este artigo analisa as implicagoes, para o crescimento da agricultura e para as formulagoes das politicas 

agncola e agraria, da atual estrategia macroeconomica do Piano Real, especialmente sua grande dependencia 

das "ancoras" monetaria e cambial. Alias, toda esta decada tem sido marcada por uma acentuada valoriza^ao 

cambial, excetuando-se 1991 e 1992. O artigo, de inicio, analisa as evidencias sobre os efeitos negatives da 

valoriza9ao cambial nos pre^os e receita do setor. A seguir, sao analisados os efeitos sobre produce, emprego 

e importa9oes agrfcolas. Finalmente, na ausencia de uma desvaloriza9ao cambial a curto prazo, considera9ao e 

feita a eventuais medidas compensatorias a rentabilidade do setor. 
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ABSTRACT 

This article analyses the implications for agricultural growth and for the formulation of agricultural as well as 

agrarian policies, of the current macroeconomic strategy of Brazil, especially with Piano Real. The main focus 

is on the effects of the drastic valorization of the exchange rate, which occurred all over the decade. The article 

analyses first the evidence about the negative effects of the exchange rate valorization on agricultural prices 

and revenues. Next, it considers the effects on production, employment and agroindustrial imports. Finnally, in 

the absence of exchange devaluation, attention is given to compensatory measures in terms of the sector's 

profitability. 
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1 Introdu^ao 

Este artigo analisa as implicagoes, para o crescimento da agricultura e para as 

formulagdes das polfticas agncola e agraria, da atual estrategia macroeconomica do Piano 

Real, especialmente sua extrema dependencia das "ancoras" monetaria e cambial, estrategia 

muito bem-sucedida no contexto antiinflacionario. Entretanto, ficam as perguntas: a que 

custo isso ocorreu? Quais foram sens efeitos sobre os comportamentos da produqao e da 

renda rural? E o crescimento futuro do setor? E o emprego agncola? Ate que ponto eles 

foram comprometidos pelo tipo de piano macroeconomico implementado pelo Brasil? 

Citando o presidente Fernando Henrique Cardoso, no "Programa Maos a Obra", temos o 

seguinte: "A prioridade maxima da politica para a agricultura brasileira deve ser a 

retomada do crescimento conjugada a geragdo de empregos ma is adequados e 

permanentes" Esta isso ocorrendo nos anos noventa e, especialmente, apos o Piano Real? 

Toda esta decada tern sido marcada por um processo de acentuada valorizagao real de 

nossa taxa de cambio, com exceqao dos anos de 1991 e 1992. Essa valorizaqao foi 

sensivelmente aumentada a partir de 1994, ano de imcio do Piano Real, como veremos a 

seguir. Em termos do processo de abertura comercial, isso caracteriza a existencia de dois 

subpenodos nesta decada. Primeiro, no governo Collor, ate 1992, as reduqoes tarifarias 

ocorreram ao lado de uma desvaloriza9ao real da taxa de cambio. Com o Piano Real, as 

redugbes tarifarias, inclusive as do MERCOSUL, ocorreram ao lado de uma forte 

valorizagao cambial. As conseqiiencias no lado real da economia, portanto, tender!am a 

ser diferentes. 

Em uma economia aberta as transagoes internacionais o valor de mercado da taxa de 

cambio e crucial para a rentabilidade das atividades produtivas. Ela nao e a unica variavel 

nesse sentido, mas e uma das mais importantes. Isso e valido na agricultura, dada sua longa 

tradigao voltada ao mercado internacional (casos do cafe, cacau, agucar), assim como para 

outros setores, de mais recente exposigao internacional, inclusive os de produtos 

manufaturados. 

E certo que programas de estabilizagao trazem custos aos diversos setores da economia 

nos diferentes pafses que os implementam. E, como se diz, o prego a se pagar, no curto- 

prazo, pelo beneficio do controle da inflagao e pela retomada do crescimento economico 

de maneira sustentada.1 O que aqui se argumenta e que programas como o Real - baseados 

1 Por exemplo, vcja-se o caso recente da Nova Zelandia, onde "mu conjunto de refonnas economicas levou a uma 
significativa apreciagcio da taxa de cdmbioX Postcriormente, entretanto, apos os efeitos das reformas, 'Vz taxa de 

cambio real para o setor de bens comercializdveis retornou a niveis semelhantes ao do pen'odo da pre-liberalizagdo 
economical Veja Sandrey e Scobie (1994, p. 1041-1046). 
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foitemente em "ancoras" monetaria e cambial, ao lado de uma politica fiscal expansionista - 

trazem prejuizos muito maiores aos setores de bens comercializaveis externamente 

(tradeables), inclusive os agncolas, comparativamente a um outro tipo de programa de 

estabilizagao cuja "ancora" mais forte fosse a fiscal (apos a desindexa^ao e reforma 

monetaria). 

Ao analisarem o Piano Real e a sua dependencia das "ancoras" monetaria e cambial, 

Pastore e Pinotti (1995, p. 3) dizem que "s<? a defesa da taxa cambial tiver que repousar 

neste tipo de politica monetaria, o minimo que deveremos esperar sdo custos sociais 

muito elevados, sem que se ganhe significativamente na restauragdo do equilibrio 

extemo. O desaquecimento da economia, em uma circunstdncia como esta, teria que ser 

realizado reduzindo o consumo do governo, o que significa uma politica fiscal 

contracionista, cujos efeitos sdo neutros sobre a taxa dejuro e, conseqiientemente, evitam 

a valorizagdo cambial" E nesse contexto que os efeitos do Piano Real sobre a agricultura 

precisam ser considerados, isto e, se a comparagao fosse com um outro mix de politica 

macroeconomica ("ancora" fiscal). 

Este artigo analisa, de inicio, as evidencias sobre os efeitos negativos da valorizagao 

cambial dos anos noventa sobre os pregos e a receita agncolas, assim como sobre os 

pregos da cesta basica dos consumidores. A seguir, sao analisados os efeitos sobre a 

produgao, o emprego no setor e as importagoes agncolas. Finalmente, na ausencia de uma 

desvaloriza^ao cambial mais pronunciada a curto prazo, consideragao e feita a possiveis 

medidas compensatorias a rentabilidade do setor. 

2 Valorizagao cambial e pregos agncolas 

A agricultura, no contexto descrito na introdu^ao, esta pagando um pesado prego pela 

valoriza9ao cambial desta decada, especialmente a partir de 1994, com o Piano Real. A 

crise de 1995 foi uma clara evidencia disso. O Grafico 1 indica uma bem razoavel 

associagao entre os indices de pregos agncolas aos produtores e da taxa de cambio, ambos 

em termos reais (coeficiente de correlagao significativo, de 0,77), utilizando-se o IGP-DI 

como deflator em ambas as series. Alem da valorizagao cambial, prejuizos aos pregos 

agncolas ocorreram em virtude das taxas de juros reais extremamente elevadas, das baixas 

tarifas de importa^ao durante esta decada e das importagbes financiadas de produtos 

agncolas, esta ultima, conseqiiencia direta da "ancora" monetaria (juros elevados no 

mercado interno e ganhos financeiros aos importadores). Os produtos inclufdos no Indice Total 

sao soja, arroz, milho, algodao, feijao, cafe, laranja, batata, carnes de frango, sufna e bovina. 
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Os pregos utilizados sao os de Sao Paulo (Institute de Economia Agricola) e as ponderagoes sao 

as parcelas de cada um no valor da produ^ao brasileira. Schuh (1974, p. 1-13), em um classico 

artigo nos anos setenta, chamou a atenfao, no contexto da agricultura norte-americana do pos- 

guerra, para a relagao entre valorizagao cambial e pregos aos produtores. 

Grafico 1 

Evolu^oes dos Indices de Taxa de Cambio Real e dos Valores do Indice Total, 

1989/96 (1989 = 100) 
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A forte tendencia de valorizagao real da taxa de cambio ao longo do perfodo 1989/96 

foi, desse modo, transmitida aos pregos agncolas recebidos pelos produtores. Os dados da 

Tabela 1 mostram enormes quedas dos pre90S de graos nesta decada. As maiores reduces, 

30 a 50%, foram as de milho, soja, arroz e feijao. Como e possfvel os produtores 

sobreviverem a isso? Os dados do mesmo Grafico 1 ainda mostram que a maior parte da 

valorizaqao cambial ocorreu durante os anos do Piano Real, isto e, na magnitude de 33,1% 

entre 1993 e 1996, a chamada "ancora" cambial, como acima caracterizada. Isso indicaria, 

em principio, uma expressiva perda de receita e rentabilidade na atividade agricola nos 

ultimos anos, a chamada "ancora" verde, em termos da taxa de inflagao. A perda de receita 

(valor da produ^ao) esta evidenciada nos dados da Tabela 2. Entre 1989 e 1995 a perda de 
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receita real foi de 27,5%. Em 1997, pelo segundo ano, houve uma pequena recuperafao 

sobre 1996 (+4,4%), mas ainda ficou 8,5% abaixo da receita obtida em 1994. Alias, a 

Tabela 2, nos anos de 1990 e 1991, ilustra que outras variaveis, alem do cambio, afetam a 

lucratividade. Em 1990, alem da valorizagao cambial ocorreram acentuadas quedas do 

produto agncola por razoes climaticas (veja Tabela 4) e de pregos internacionais (veja 

Tabela 7). Em 1991 isso se repetiu, com a diferenga de ser decorrente de uma 

desvalorizagao cambial. A Tabela 3, por sua vez, mostra que a recuperagao da receita em 

1997 concentrou-se em soja e cafe, principalmente pelos elevados pregos internacionais e 

pela isengao do ICMS em suas exportagoes, eventos que aumentaram os pregos recebidos 

pelos produtores. Milho, feijao e arroz tern menores estimativas de receitas em 1997 Isso 

indica que a recuperafao da receita agncola foi pequena e nao uniforme (entre produtos) 

neste ano, o que pode trazer problemas ao financiamento das atividades agncolas e ao 

pagamento das parcelas da securitizagao.2 Evidentemente, o que esta sendo mostrado e a 

evolu^ao da receita, e nao da renda Hquida (receita menos custos). 

Tabela 1 

Evolu^ao dos Pre90s Medios Reals aos Produtores de Sao Paulo, 

1989/97 (R$/Unidade) 

Anos Feijao Milho Soja Algodao Arroz 
Indice 

Total-8 

Taxa de 

Cambio 

1989 100,11 14,47 21,78 9,37 17,20 100,0 100,0 

1990 65,66 12,63 16,76 8,02 18,53 80,6 85,2 

1991 63,39 13,16 16,02 8,64 24,15 81,0 99,3 

1992 49,67 11,90 17,29 7,40 18,40 75,0 97,4 

1993 54,80 11,63 16,50 8,25 16,76 74,2 88,9 

1994 71,48 9,94 14,91 8,79 16,19 78,4 69,8 

1995 34,04 7,75 11,34 7,36 12,58 62,8 60,4 

1996 44,62 8,52 14,21 7,64 13,31 58,9 59,5 

1997a 35,58 6,57 16,08 8,32 13,86 62,4 59,9 

Fonte: IEA - SP e nossa elabora^ao. Deflator, IGP-DI. 
(a) Media do primeiro semestre. 

2 A flexibilizagao oferecida pelo governo em meados de outubro de 1997, no que concerne ao pagamento da primeira 

parcela da securitizaqao, e uma confirmaqao disso. Entretanto, ela contraria o grande otimismo de membros do governo, 

ate meados do ano, com respeito a recupera^ao da renda agncola em 1997. A incapacidade de pagamento ficou justificada 

por dificuldades na comercializagao, frustra^ao de safras e nao recebimento de financiamento de custeio na safra 96/97 
(Resoluqao n0 2.433 de 16 de outubro de 1997 do Banco Central). 
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Tabela 2 

Valor da Produ^ao (R$ Milhoes de 07/97) 19 Produtos 

1988 46.556 

1989 43.446 

1990 30.499 

1991 32.183 

1992 33.303 

1993 32.989 

1994 36.540 

1995 31.517 

1996 32.013 

1997a 33.433 

Fonte: IBGE, ¥GV-Agroanalysis\ nossa elaboragao. 
(ll) Media de pregos dos sete primeiros meses. 

Tabela 3 

Estimativas de Receitas Reals na Produ^ao Brasileira de Graos, Pre^os Medios 

Anuais de 1992/96 e Previsdes para 1997 (R$ 12/96) (R$ Milhdes) 

Produtos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Feijao 1.762 1.958 3.093 1.679 1.759 1.599 

Milho 5.186 5.409 4.873 4.716 4.796 4.017 

Soja 5.380 6.321 5.979 4.617 5.339 6.442 

Algodao (em carogo) 905 613 750 616 513 522 

Arroz 2.602 2.577 2.625 2.245 2.107 2.088 

TOTAL GRAOS 15.835 16.878 17.320 13.873 14.514 14.668 (+ 1,1%) 

Cafe 1.502 1.867 3.397 2.192 2.504 3.291 

TOTAL GERAL 17.337 18.695 20.717 16.145 17.018 17.959 (+ 5,5%) 

Fonte: IBGE, Agroanalysis e Cart a HM. 
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Pre^os Previstos 1997: 

Feijao: R$ 33,00/saca 

Milho: R$ 7,00/saca 

Soja: R$ 15,00/saca 

Algodao: R$ 8,50/arroba 

Cafe (c5co): R$ 90,00/saca coco 

Arroz: R$ 13,50/saca 

O Grafico 2, por sua vez, mostra a grande redugao real dos valores da "cesta basica" do 

DIEESE-Sao Paulo durante o penodo do Piano Real. Isso caracteriza uma grande 

redistribui^ao de renda, dos produtores aos consumidores. A agricultura, como resultado, 

empobreceu-se, com uma significativa perda de receita. O que impressiona e a grande 

queda do valor da "cesta basica", forn ada por 80% de produtos alimentares, em um 

penodo de tempo extremamente curto. Desse modo, essa redugao dos pregos reais de 

alimentos no Brasil p6s-1994 nao pode ser comparada ao que se esperaria da agricultura 

ao longo do processo de desenvolvimemo economico, em que a redugao desses pregos e 

conseqiiencia do aumento da produtividade dos fatores de produgao (Williamson, 1977. p. 

29-41), provocando um favoravel efeito distributivo. 

Grafico 2 

Evolugao dos Valores Nominal e Real da Cesta Basica em Sao Paulo (R$ de 06/94) 
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3 Valoriza^ao cambial, produ^ao e importa^oes agricolas 

A expectativa, poitanto, com base na analise desenvolvida anteriormente, seria de prejuizos 

a produ^ao, ainda que nesse contexto outras variaveis determinantes da rentabilidade agncola 

precisem ser consideradas (inclusive pregos de insumos, pois estes afetam custos de 

produ^ao). A taxa de cambio, na verdade, nao e a unica variavel, ainda que seja muito 

importante para a determina^ao dos pre^os aos produtores. A Tabela 4, nesse contexto, 

mostra a evoluqao de tres series de indices de produ^ao agncola3 durante 1989/97 (ou trienio 

1987/89 como base). Eles mostram evolugoes muito semelhantes. Os seus tres coeficientes 

de correlagao foram quase um. Isso nos leva a conclusao geral: durante 1989/97 nossa 

produ^ao agncola total esteve estagnada ou, na melhor das hipoteses, apresentou um modesto 

crescimento. A primeira metade do penodo e de pior desempenho, enquanto a segunda e de 

melhor. Schuh (1974, p. 7) chamou a atengao para esse aparente paradoxo no caso dos 

Estados Unidos: "<9 produto agricola continuou a crescer na presenga de uma persistente 

tendencia declinante nos pregos agricolas reals." 

Tabela 4 

Indices de Quantidade Produzida na Agricultura Brasileira, 1989/97a 

Anos fndice 8 fndice 19-A Indice 19-B 

1989 100,0 

m 

100,0 100,0 

1990 85,8 89,8 92,1 

1991 87,0 90,4 92,7 

1992 95,7 97,3 99,8 

1993 96,2 96,3 98,7 

1994 105,5 104,1 106,8 

1995 105,4 105,0 107 7 

1996 100,4 104,1 106,7 

1997b 103,9 107,0 109,8 

Fonte: IBGE e nossa elabora9ao. 

(i,)Os Indices 8 e 19-A tem 1989 como base. O Indice 19-B tem 1987/89 como base. (Indices Laspeyres). 
(b) Dados preliminares. 

3 O Indice 8 inclui os oito produtos citados no texto, como incluidos no Indice Total do Grafico 1. Os Indices 19-A e 19-B, 

adicionalmente, incluem: amendoim, cacau, cana-de-agucar, fumo, mamona, mandioca, sisal, tomate, trigo, uva e cebola. 

Estes dois indices sao mais heterogeneos em sua composigao, no contexto dos processos de formagao de seus pregos 
internes. 
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Em uma primeira avaliagao, houve um desempenho melhor para produtos animais, 

principalmente no caso da avicultura. A produgao avfcola praticamente dobrou entre 1989 

e 1996 (de 2.083 para 4.052 mil toneladas). Crescimentos expressivos na produgao das 

tres principals carnes e de leite ocorreram em 1995 e 1996. 

✓ 
E muito provavel que o efeito negativo da valorizaqao cambial no caso desses produtos 

animais tenha sido atenuado pelos seguintes fatores: a) a fase de produgao crescente do 

ciclo da pecuaria bovina; b) a importancia consideravelmente maior da demanda interna 

do que da externa para o conjunto dos quatro produtos; c) uma razoavel tarifa de importaqao 

no caso do leite e; d) aumentos de preqos internacionais nos anos recentes. Entretanto, sao 

sintomaticas as quedas de produgao dar carnes bovina e suina em 1997, e a queda das 

exportagoes e aumento das importaqoes ce carne bovina nos ultimos anos. As exportaqoes 

de carne bovina passaram de 371 pava 232 mil toneladas entre 1994 e 1996. As 

importaqoes, por sua vez, no mesmo penodo, passaram de 73 para 191 mil toneladas. Em 

termos liquidos, o saldo caiu de 298 para 41 mil toneladas. O proprio setor leiteiro parece 

ter sido atingido em 1997, por condi96es economicas mais adversas e aumento das 

importaqoes, inclusive as financiadas. 

Entretanto, ao se considerar as mesmas tres series mostradas na Tabela 4 em seus valores 

per capita, a evoluqao e bem mais desfavoravel: em nenhum ano do penodo 1989/97 e em 

nenhuma das series a produqao total per capita (vegetal) superou a de 1989 ou a do trienio 

1987/89, os penodos-base. Em 1997, adicionalmente, os tres indices per capita foram 

inferiores aos de 1995 e 1994, ainda que superando 1996 (Tabela 5). A taxa de crescimento 

populacional utilizada foi de 1,6% ao ano. No segundo semestre de 1997 o IBGE divulgou, 

para o periodo 1991/96, a taxa de 1,38%. Como o nosso periodo inclui dois anos anteriores 

e as taxas de crescimento eram maiores (elas estao diminuindo ao longo do tempo), a taxa 

a ser utilizada em nossas estimativas deveria ser maior que 1,38% ao ano. Ao final da 

decada passada projetava-se uma taxa de 1,66% ao ano para o periodo 1990/95. Por essas 

razoes, utilizamos 1,6% ao ano. Entretanto, uma taxa menor, de 1,5% ou de 1,4%, nao 

alteraria nossos resultados. Com 1,5% ao ano, a ultima linha da Tabela 5 teria os seguintes 

numeros: 92,3; 95,0; 97,5. 
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Tabela 5 

Evolu^ao dos Indices de Quantidade Total ProduzidaP^r Capita, 

1989/97 (1989 = 100) 

Anos Indice 8 
s 
Indice 19a Indice 19b 

1989 100,0 100,0 100,0 

1990 84,4 88,4 90,6 

1991 84,3 87,6 89,8 

1992 91,2 92,8 95-,] 

1993 90,2 90,3 92,6 

1994 97,4 96,1 98,6 

1995 95,8 95,5 97,6 

1996 89,8 93,1 95,4 

1997a 91,7 94,4 96,9 

Fonte: IBGE, nossa elaboragao; populagao, 1,6% ao ano. 
(i,) Dados preliminares. 

Dado que a demanda interna por produtos agncolas cresceu, no penodo 1989/96, acima 

do crescimento populacional, principalmente com o Piano Real, a solupao encontrada foi a 

de aumentar as importagoes, especialmente de trigo, arroz, leite e algodao (em particular, 

do MERCOSUL). Evidentemente, a valorizagao cambial, as baixas tanfas e os mecanismos 

de financiamento favoreceram isso. As importapoes agncolas do Brasil passaram de US$ 

1.731 milhoes em 1987/89 para US$ 7.145 milhoes em 1996, com um crescimento de 

313%. Isso corresponde a elevada taxa anual media de 19,4%. Isso constituiu uma renda 

retirada, pela polftica economica, da agricultura brasileira, que em parte explica as 

reduqoes da receita total mostradas na Tabela 2, lembrando ainda que os dados de 

importaqbes referem-se a pregos FOB, nao incluindo as despesas de fretes e seguro. O 

comportamento das importagoes agroindustriais brasileiras esta mostrado na Tabela 6. A 

realidade e que o Brasil esta se tornando, cada vez mais, um grande importador de produtos 

agncolas, contrariando sua vocagao natural. As vantagens comparativas do Brasil em sen 

setor agncola sempre foram mencionadas com orgulho. Atualmente, ao lado do 

empobrecimento dos produtores, o Pafs esta se tornando um grande mercado consumidor 

de produtos de outros paises, principalmente os do MERCOSUL, beneficiados que foram 

pela valorizaqao de nossa taxa de cambio real, entre outras variaveis. 
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Na introdugao deste artigo mencionamos a existencia de dois subpenodos: a) a abertura 

comercial do governo Collor, onde as redugoes tarifarias ocorreram ao lado de 

desvalorizagoes reais de nossa moeda (veja Grafico 1) e; b) a abertura comercial do Piano 

Real, em que as reduqoes tarifarias ocorreram ao lado de uma drastica valoriza^ao cambial 

(Grafico 1). Pois bem, no primeiro subpenodo as importaqoes agroindustriais cresceram 

cerca de 10,0% ao ano, em media. No segundo subpenodo, por outro lado, essas 

importaqoes cresceram cerca de 30,0% ao ano, em media. Isso e preocupante para o Pais e 

seus produtores agncolas. 

Tabela 6 

Importances Agroindustriais Brasileiras (US$ Milhoes) 

Produtos 1987/89 1992 1996 

Cereais 383 917 2.095 

Papel Celulose 216 251 928 

Produtos Lacteos 139 72 539 

Carnes 175 120 201 

Outros Agncolas 434 696 2.037 

Outros Agroindustrais 386 475 1.345 

TOTAL AGROINDUSTRIAL 1.731 (9,7%) 2.513 (12,3%) 7.145 (13,4%) 

TOTALIMPORTAgOES 17.843 20.550 53.290 

Fonte: DECEX; elaboragao: SRB, Prof. Marcos S. Jank (ESALQ/USP). 

De outro lado, uma situagao de pouco crescimento da produnao agrfcola, ainda que so 

vegetal, nao deveria levar a maior crescimento das exportagoes. Vejamos o que ocorreu 

nesse contexto. Entre 1980 e 1993 o valor das exportagoes agroindustriais brasileiras esteve 

contido no estreito intervalo US$ 9,0 a 12,0 bilboes, sem mostrar tendencia de crescimento. 

A media do trienio 1987/89 foi de US$ 11,4 bilboes; em 1993, o valor foi de US$ 11,9 

bilboes, ou seja, praticamente igual (SRB - Prof. Marcos S. Jank, ESALQ, dados nao 

publicados, e a nos cedidos). 

Entretanto, um grande crescimento no valor das exportagbes ocorreu no trienio 1994/96, 

alcangando a media de US$ 16,4 bilboes (US$ 17,3 bilboes em 1996). A que se deveu isso? 
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A aumentos de quantidades exportadas, a aumentos de pregos ou a ambos? A proxima tabela 

(Tabela 7) mostrara que esse ultimo trienio teve um expressive aumento dos pregos 

internacionais de nossos produtos, principalmente de soja e cafe. 

Os dados referentes aos indices de pregos e de quantum (IPEA-FUNCEX) tem suas 

limitagoes com relagao ao nosso objetivo. Por exemplo, os produtos BASICOS incluem 

nao-agncolas (minerios) e excluem agroindustriais. Adicionalmente, as flutuaqoes sao 

muito grandes. Usando os dados para o setor AGROPECUArIO (T4.01), o mdice de pre^o 

em 1996 foi 10,3% maior que o de 1989 e o dt quantum 8,0% menor. Comparando-se 1996 

com a media do trienio 1987/89 temos o seguinte: mdice de prego +6,2%; mdice de quantum 

+11,0%. O que se pode concluir do exame dos dados disponiveis e que nao parece haver um 

consistente aumento das quantidades agncolas exportadas nesta decada. Isso esta coerente 

com o resultado da Tabela 4, ou seja, de apenas um pequeno crescimento de nossa produ^ao 

agrfcola. 

Entretanto, existe algo mais. Entre 1989 e 1997 a area cultivada com os mesmos 19 

produtos analisados diminuiu 6.331 mil hectares no Brasil. O que isso representou em 

termos de emprego agrfcola? O numero de hectares que emprega um trabalhador/ano varia 

por regioes, culturas e tamanho da propriedade. O recente estudo de Mueller e Martine 

(1997) indica, para a regiao de cerrados no Brasil-Central, cerca de cinco hectares por 

trabalhador/ano. Nas regioes Sul e Sudeste, pela maior predominancia da cana-de-agucar, 

laranja, cafe, assim como de propriedades menores, esse numero deve ser bem menor: 

digamos, para a media do Pafs, tres hectares por trabalhador/ano.4 Com isso, o Brasil teria, 

nesta decada, em uma estimativa preliminar, desempregado 2.110 mil trabalhadores, como 

resultado de suas polfticas agrfcola e economica. Isto e, menos emprego aqui e mais emprego 

nos pafses que para nos exportam. A menor area cultivada foi observada em 1993. Entre 1994 

e 1997, perfodo que poderia ser identificado com os efeitos negatives do Piano Real, a 

diminuiqao da area cultivada foi de 2.097 mil hectares. Isso indicaria uma perda de 699 mil 

empregos agrfcolas nesse perfodo. Evidentemente, esses resultados dependem da relagao 3:1, 

entre area cultivada e uso do fator trabalho, ou seja, um quociente fixo. 

4 Este numero baseia-se em Lfcio (1997). Esse aulor, citando a Fundagao SHADE, menciona que "teria havido uma 

redugdo de 10% da forga de trabalho nas lavouras entre 1989 e 1995, ou cerca de dois milhdes de empregos"Op 
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Tabela 7 

Comportamento dos Indice de Pre^os Reais, da Taxa de Cambio Real e de Variaveis 

Compensatorias, 1989/97 (1989 = 100) 

Anos Pregos 

Agncolas 

Pre 90s 

Internacionaisb 

Pre90S 

de 

Insumos 

Produtividade 

da 

Terra 

Rela9ao 

de 

Trocas 

  "7 
Indice de 

Rentabilidade 

1989 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1990 78,4 93,7 97,0 98,7 80,2 79,2 

1991 83,0 87,7 94,2 99,4 88,1 87,6 

1992 78,6 81,5 91,2 107,0 86,2 92,2 

1993 79,1 83,5 81,0 115,7 97,7 113,0 

1994 80,5 97,7 74,2 113,2 108,5 122,8 

1995 69,3 101,8 78,0 115,1 88,8 102,2 

1996 71,3 114,2 78,0 116,6 91,4 106,6 

1997a 72,4 119,5 78,3 121,6 92,5 112,5 

Fonte: IBGE, FGV, Agroanalysis; nossa elaboragao (deflator, IGP-DI). 
(il) Media dos sete meses iniciais. 

(b) Incluindo soja, cafe, suco de laranja, milho e algodao. 

4 A importancia da atua^ao de variaveis compensatorias 

No lado da produ9ao, por sua vez, tres variaveis atuaram compensatoriamente aos juros 

elevados, a valorizagao cambial, as tarifas menores e as importagoes financiadas. Nao 

fossem elas, os efeitos negatives teriam sido ainda maiores. Elas foram: 

a) aumentos dos pre^os internacionais durante 1994/97, principalmente nos casos de soja, 

cafe, agucar, cacau, algodao e carnes, todos eles importantes produtos em nosso setor 

agropecuario; 
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b) uma expressiva redugao de pregos de insumos, causada pela propria valorizagao cambial, 

por importantes redugoes tarifarias (fertilizantes, defensivos e maquinas) e por expressivos 

ganhos de eficiencia das empresas; e 

c) um bom aumento da produtividade agrfcola.5 

Essas tres variaveis, cujos comportamentos estao mostrados na Tabela 7. permitiram que 

pelo menos a agricultura mantivesse sens nfveis de produgao ao longo desta decada, ou 

crescesse um pouco, por meio da obter^ao de uma certa rentabilidade.6 Em 1997, isso foi 

confirmado por pregos externos extremamente favoraveis de soja e cafe, pela isengao do 

ICMS nas exporta^oes agncolas (Lei Kandir), e por ganhos de produtividade. Isso deu um 

certo animo ao setor e a safra 1997/98, especialmente a de soja. Entretanto, os mercados 

futures ja sinalizam menores pregos internacionais de soja e cafe em 1998: cerca de 15% 

para a soja e 25% para o cafe. Portanto, uma das variaveis compensatorias tenderia a 

diminuir sen efeito positivo em 1998. Adicionalmente, a crise financeira brasileira e 

mundial a partir de outubro de 1997 tern implica^oes recessivas para 1998, especialmente 

apos a grande elevagao de juros feita pelo Banco Central. 

Com relapao a evolugao dos pregos de insumos, mostrada na Tabela 7- e interessante 

notar que as redugoes ocorreram entre 1989 e 1994. A partir de entao, o mdice teve uma 

pequena elevagao (em 1995) e estabilizou-se. Queixas de margens menores e insuficientes 

existiram para o setor de fertilizantes em 1997, o que poderia indicar uma possivel 

corregao de pregos em 1998. Por sua vez, margem de manobra do governo em reduzir mais 

ainda as tarifas de importagao parece pequena. 

Essas indica^oes para o futuro dos pregos internacionais e dos pregos de insumos jogam 

o peso do ajuste agncola no comportamento do mdice de produtividade. Como mostrado 

na Tabela 7, o seu crescimento foi bastante favoravel nesta decada, chegando a uma taxa 

anual media da ordem de 2,5%. Em 1997, especificamente, a sua elevagao foi, de longe, a 

grande responsavel pelo aumento do mdice de rentabilidade (ultima coluna). 

Ainda que o perfodo analisado seja relativamente pequeno, esses resultados para a 

evolugao do mdice de produtividade estao inteiramente de acordo com o preconizado por 

Schuh (1974) para a agricultura norte-americana no pos-guerra, como resposta a 

5 O aumento da produtividade dos fatores de produgao na agricultura fica confirmado pelo estudo de Casques e Conceiqao 

(1997). Os autores, entretanto, chamam a atenqao para reduqoes das taxas de crescimento da produtividade da terra e do 
trabalho entre 1986e 1994. 
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valorizagao do dolar. Em seu argumento, a pressao exercida por pregos baixos, conseqiiencia 

da valorizagao da moeda, seria uma poderosa indugao a atividade de inovagao tecnica. 

Segundo ele: "  stress e uma importante motivagdo para mudanga tecnica. Os lucros 

declinantes ou negatives que resultariam de diminuigdes nos pregos aos produtores 

seriam poderosos indutores da atividade de inovagdo, especialmente se uma nova Curva 

de Possibilidade de Inovagdo (IPC) e uma capacidade instalada de pesquisa estivesse 

dispomvel. Desse modo, o incentive para o deslocamento em diregdo a uma nova IPC 

seria forte, e caso a tendencia declinante nos pregos agncolas continuasse, a necessidade 

para ajustamento do s fat ores de produgdo poderia ser grande"{Schuh, 1974, p. 4) 

Nesse contexto, o Brasil tem uma excelente base cientifica e tecnologica, publica e privada. 

As universidades, o sistema EMBRAPA, os institutos estaduais e as firmas no setor de insumos 

evidenciam isso. A recente aprovagao da Lei de Protegao a Cultivares devera fortalecer 

essa capacidade. As recentes inovagoes varietais nas culturas de algodao e arroz de sequeiro 

indicam a ocorrencia dessa resposta do sistema brasileiro de pesquisa. 

s 
E, todavia, possivel que a evolugao de nosso indice de produtividade (Tabela 7) esteja 

sobreestimando esse ajuste pela inovagao tecnologica. Isso porque, ao mesmo tempo, a 

area cultivada teve uma substancial redugao (6.331 mil hectares), o que indicaria a saida 

da produgao de recursos - terra, trabalho, capital humano e fisico - menos adequados. 

Seria, por exemplo, a safda de areas com cafe de morros, com a permanencia do cafe dos 

cerrados. Isso, entretanto, e uma qualificagao, nao invalidando nosso argumento de que o 

peso do ajuste agncola futuro tera que se dar pelo aumento relativo (entre paises) da 

produtividade dos fatores de produgao. Nesse contexto, a futura atividade agncola, em 

permanecendo a valorizagao cambial, sera bem mais seletiva entre produtores (dependendo 

dos diferenciais de capital humano). 

As implicagoes da valorizagao cambial para a agricultura sao bastante desfavoraveis a 

curto e medio prazos. As demandas - externa e interna - de produtos agncolas sao 

negativamente afetadas por essa ocorrencia. A interna o e pela conseqiiente baixa taxa de 

crescimento da economia, resultado da restrigao externa. O ajuste via produtividade, ou 

pelo deslocamento da oferta agncola, pode ser interpretado como uma tentativa de se 

contornar essas duas restrigoes. 

Nesse contexto, o desempenho durante o Piano Real deixa serias preocupagoes: em 1994, 

6 A relagao de trocas e o quociente do indice de pregos agncolas e do indice de prei^os de insumos. O indice de rentabilidade 

na Tabela 7 e o resultado da multiplica^ao dos indices de relagao de trocas e de produtividade da terra. 
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o PIB cresceu 5,7%; em 1995, 4,2%; em 1996, 3,0%. Em 1997 nao deveremos ter um 

crescimento muito diferente do de 1996.7 A recente tentativa do governo em desvalorizar o 

real ligeiramente acima da taxa de inflagao foi prejudicada pela valoriza9ao do dolar em 

relagao a outras moedas, especialmente as europeias e asiaticas. Entretanto, essa mudamja 

de politica e valida, alem de reconhecer os graves erros dos ultimos anos. Os seus efeitos 

positivos, caso ela continue por quatro a cinco anos, dependerao de uma eventual 

desvalorizagao da moeda norte-americana ante as moedas de nossos parceiros comerciais. 

Nesse aspecto, existem diferente previsoes de analistas financeiros internacionais para o 

future proximo. Esse caminho, portanto, ainda e incerto. De outro lado, os eventos 

economicos ocorridos a partir de outubro de 1997 indicam um novo ajuste recessivo em 

nossa economia, pelo menos em 1998. A media das previsoes de analistas para o 

crescimento do PIB no Brasil em 1998 e da ordem de 1,0%, o que significara declfnioper 

capita. 

Na ausencia de uma desvalorizagao cambial mais pronunciada, o que parece pouco 

provavel a curto prazo, inclusive pelo calendario eleitoral, outras medidas terao que ser 

buscadas, ao lado da politica de desvalorizagao gradual acima mencionada. O Quadro 1 

mostra as que nos parecem as principais.8 Algumas delas, entretanto, demandam um bom 

tempo para surtir efeito, como as listadas no item 2 do Quadro (exemplo: melhorias na 

infra-estrutura de exportaqao), talvez varios anos. Outras fogem ao nosso controle, caso do 

protecionismo internacional (item 3). Entretanto, outras estao sob nosso controle, casos do 

"custo Brasil", polfticas tributaria e comercial. A politica agncola, por seu lado, procurou 

melhorar apos a crise de 1995, tentando atuar de maneira compensatoria. As questoes que 

ficam sao sua eficacia em um desfavoravel ambiente macroeconomico, alem da equivocada 

safda do governo da politica de estoques reguladores (milho, arroz e feijao). Esse esforqo, 

todavia, e valido. Entretanto, permanecem duvidas sobre a rentabilidade e a renda agncola 

nos proximos anos, com cambio sobrevalorizado e sem que as variaveis compensatorias 

do Quadro 1 tenham surtido maior efeito. Nesse contexto, 1998 nao sera um ano facil, em 

funqao dos menores pregos internacionais de soja e de cafe, assim como da crise financeira 

internacional e brasileira, conduzindo a um ambiente recessivo. 

7 Paulo Rabello de Castro disse o seguinte: "Os que prognosticam um desastre iminente no Brasil estao perdendo seu 

tempo. Os riscos economicos aqui sao de outra naturezci. O dilema do Brasil hoje estd em como sobrepujar o 

crescimento mediocre quando o Pats tern potencial para muito mais."(Castro, 1996, p. A-3) 

8 Uma analise mais detalhada das medidas propostas no Quadro 1 foge ao escopo deste artigo. Ela, entretanto pode ser 
encontrada em Homem de Melo (1997). 
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Quadro 1 

O Futuro Agncola Brasileiro: Mudan^as Economicas Necessarias 

1) MEDIDAS DE CURTO PRAZO: 

♦ Redu^oes do "Custo Brasil" 

- Redu^oes de Custos: Transporte/Portos - Privatizagoes 

- Redu9oes de Impostos Indiretos: Produgao e Consumo (produtos e 

insumos): 

♦ Politica Comercial: Tarifas de Importagao Compensatorias 

♦ Politica Agricola: Contratos de Opgoes, PEP, PRONAF, Estoques 

Reguladores, Financiamentos 

2) MEDIDAS DE MEDIO PRAZO: 

♦ Investimentos Publieos e Privados em Infra-estrutura: Transportes e 

Portos 

♦ Investimentos Publieos e Privados em Pesquisa Agropecuaria 

♦ Investimentos em Capital Humano: Qualificagao dos Produtores e 

Trabalhadores: SENAR, SEBRAE, EMATERs 

3) REDUgAO DO PROTECIONISMO NO COMERCIO AGRICOLA: 

OMC - 1999) 
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Enquanto as demais variaveis nao surtem maior efeito, a valorizagao de nossa taxa de 

cambio real (na realidade, juros e cambio) impede que o setor agncola cresga de modo 

mais pronunciado. Como vimos, ele esta praticamente estagnado ou com crescimento muito 

pequeno, insuficiente. Com isso, renda e emprego nao estao sendo gerados nas magnitudes 

necessarias em um importante setor da nossa economia. Oportunidades estao sendo 

desperdigadas. A agricultura empobrece e o desemprego aumenta. Esse e, na agricultura, o 

problema referido por Paulo Rabello de Castro, antes mencionado, o do "crescimento 

mediocre" Apenas no periodo do Piano Real perderam-se 699 mil empregos na produce 

agricola. 

Essa nao e uma situagao facil. O ambiente macroeconomico em muito limita o crescimento 

agricola no curto prazo e a demanda de trabalho do setor. De outro lado, cresce a pressao 

politica por reforma agraria. Nesse contexto, cabe ao governo facilitar o acesso a terra, em 

parte corrigindo distorgoes do nosso passado. O programa de assentamentos, a Cedula da 

Terra e o novo ITR contribuem para isso. Adicionalmente, entretanto, e preciso evitar-se que 

o movimento por reforma agraria prejudique a nossa ja prejudicada produgao agricola, 

especialmente pela invasao de terras e o aumento do risco do investimento privado no setor, 

via o questionamento ao direito de propriedade. Em nosso entendimento, esse e o grande 

desafio a frente. MST, governo e o setor agricola privado precisam, com grande urgencia, 

chegar a um acordo com relagao ao comportamento pratico na questao agraria. Sera isso 

impossivel? O risco mencionado - digamos, o "risco agrario" causado pelas invasoes de 

terras e eventuais prejufzos ao investimento, talvez ainda nao seja nacionalmente grande, a nao 

ser em determinadas regioes, como Sao Paulo, Parana e Mato Grosso do Sul. Ele, entretanto, 

nao pode aumentar e, com isso, desarticular um importante setor produtivo de nossa economia. 

Graves problemas resultariam disso, inclusive em termos de maiores pregos e impoitagoes de 

alimentos.9 

5 Considera^oes Finais 

Ao final de 1997 cresceram as evidencias da vulnerabilidade de nossa situagao externa10 - 

balango de pagamentos assim como de uma necessaria, ainda que de dificil determinagao 

temporal, desvalorizagao cambial. A crise financeira de outubro e novembro daquele ano foi 

9 Vejaaanalisedede Janvry (1981). 

10 Veja Martone (1997). 
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uma dramatica evidencia disso. O calendario eleitoral, por sen lado, indica que o governo 

tentara adiar o mais possivel uma eventual desvalorizagao. O custo, a ser pago no curto prazo, 

sera ainda um menor crescimento economico. Entretanto, seja em dois ou tres anos, a 

agricultura sera ganhadora quando ocorrer essa desvaloriza^ao. Esse evento e mais alguns 

daqueles listados no Quadro 1 poderao recolocar nossa agricultura em uma trajetoria de maior 

crescimento. Essa e a possibilidade que deve dar esperangas ao nosso sacrificado setor 

agncola, em termos de produgao, renda e emprego. Como o custo pago pelo setor foi 

extremamente elevado, quanto mais cedo essas mudangas ocorrerem melhor sera. No 

momento atual, imcio de 1998, nossa conclusao sobre a decada e a seguinte: a agricultura 

brasileira esta menor em area cultivada, gerando menos empregos, com menor receita, 

endividada, produzindo um pouco mais, mais eficiente (produtividade) e dependendo bem 

mais das importagoes para completar o s.iprimento interno. Esse e o real quadro do setor 

agricola brasileiro. 
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