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RESUMO 

Este artigo procura mensurar e caracterizar o agronegocio das economias dos Estados do Rio Grande do Sul 

(RS), Santa Catarina (SC) e Parana (PR) para o periodo de 1985 a 1995. A metodologia utilizada e a base de dados 

baseiam-se nas matrizes insumo-produto disponiveis para os Estados da regiao Sul. Verificou-se, para o 

periodo de 1985 a 1995, que o agronegocio do RS respondeu por 48,65% e 38,27% do seu PIB, respectivamente, 

o de SC por 61,55% e 59,90% e o do PR por 56,07% e 33,46%. Identificou-se que a produ^ao agricola esta 

altamente integrada com o setor urbano, uma vez que as industrias a montante e a jusante contribuem 

majoritariamente no valor total do faturamento do agronegocio em todas as economias. Foi tambem verificado 

que os Estados da regiao Sul estao inseridos no processo de transformagao do agronegocio brasileiro, 

apresentando um nivel de desenvolvimento industrial maior, se comparado ao nacional. 
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ABSTRACT 

This article aims to measure and to characterize the agribusiness in the economies of the states of Rio Grande 

do Sul (RS), Santa Catarina (SC) and Parana (PR) for the period of 1985 to 1995. The methodology and the data 

base that was used to implement this research are based on the input-output matrixes available for the states. 

It was verified for the period of 1985 to 1995 that the agribusiness of Rio Grande do Sul accounted for 48,65% 

and 38,27% of its GND, respectively, the one of Santa Catarina for 61,55% and 59,90% and the one of Parana for 

56,07% and 33,46%. It was also verified that the agricultural production is highly integrated with the urban 

sector, since the industries that sell products for the rural production and that buy their production contribute, 

in its majority, in the total value of the agribusiness income, in every economies. It was also verified that the 

states of the South region are inserted in the transformation process of the Brazilian agribusiness, presenting 

a higher level of industrial development, comparing to the national one. 
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1 Introdu^ao 

A economia brasileira, nas ultimas decadas, tem passado por proflindas transforma96es 

estmturais, influenciadas pelas politicas industrializantes, que almejavam o desenvolvimento e 

o crescimento economico acelerado. Contudo, as diferengas de renda, produqao, consume, 

oportunidades de negocios, investimentos etc. entre os diversos segmentos territoriais do Pais 

tem marcado proflindas desigualdades em rdvel regional e estadual. 

Conseqiientemente, os Estados passaram por alteraqoes estmturais que os diferenciam uns 

dos outros; alguns especializaram suas estruturas produtivas na produqao de alimentos e 

materiais nao beneficiados; outros, em bens manufaturados de consumo e de produqao. 

Nos Estados da regiao Sul, por exemplo, as mudangas estmturais, sobretudo a partir da 

decada de 1960, fizeram, gradativamente, com que a produce mral passasse a se situar, 

economicamente, entre as industrias que Ihe fornecem bens e insumos e as industrias 

processadoras e de serviqos de base agricola. Com isso, o termo agricultura, que era 

aplicado indistintamente a uma agricultura de subsistencia e a uma agricultura no contexto de 

uma economia desenvolvida, passou a ser superado na regiao a medida que a agricultura se 

integrava com as industrias. Isto se toma ainda mais evidente se considerarmos, por um lado, 

segundo Souza (1998), que nos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana as 

atividades ligadas a agropecuaria apresentam fortes encadeamentos para frente da produce, 

o que demonstra que a agricultura e o melhor cliente de suas economias, nao so pelas compras 

de insumos que realiza, mas pela aquisi9ao de bens de consumo duraveis, dinamizando as 

economias urbanas, principalmente por ocasiao das boas safras; por outro lado, as industrias 

de base agricola apresentam, preponderantemente na produ9ao, fortes liga96es para tras em 

rela9ao aos diversos setores que compoem seus sistemas economicos. 

Diante desses fatos, os profissionais da area de economia aplicada vem enfatizando a 

necessidade de diferenciar o conceito de agricultura em fun9ao do nivel de desenvolvimento 

do sistema economico em que funciona, adotando-se, assim, o termo agribusiness ou 

agronegocio para uma economia desenvolvida, visto que, flmdamentalmente, nesse sistema, 

o conjunto de opera9oes de um agricultor de subsistencia e realizado por diversos setores 

altamente especializados, que geram complexas relaqoes economico-sociais. Portanto, pode- 

se afirmar que hoje, mais do que nunca, o conceito de agronegocio, defmido por Davis e 

Golberg (1957) como o conjunto das opera96es de produqao, processamento e 

armazenamento, distribuiqao e comercializaqao de insumos e produtos rurais, torna-se de 

extrema atualidade para se estudar a economia mral da regiao, ja que o consumidor final nao 

e mais o destinatario majoritario dos produtos rurais na sua forma in natura, mas, sim, a 

agroindustria. 
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Nessa nova dinamica conjunta da produgao rural com as industrias e servi90s de base 

agricola surgem duas questoes: Qual e a dimensao economica do agronegocio dos Estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana? De que maneira o agronegocio desses Estados 

se insere no processo de modernizagao da agricultura brasileira? 

Nesse contexto, e considerando que a economia brasileira apresentou, no periodo de 1980 

a 1995, dois cenarios opostos referentes ao crescimento e dinamismo economico - um 

processo de infla^ao e recessao que levou a um declinio de 8% na renda per capita entre 

1980 e 1992 e sinais de crescimento com uma taxa media anual de crescimento de 4,3% de 

1993 a 1995, complementados com reformas estruturais e o processo de abertura economica 

iniciados no final da decada de 1980 e acelerados na de 1990 -, o artigo tern como objetivos 

mensurar o agronegocio dos Estados da regiao Sul para o periodo de 1985 a 1995, bem como 

caracterizar sua tendencia estrutural e sua inser^ao na economia brasileira com vistas a melhor 

compreender as mudan9as estruturais da agricultura na regiao. Com isso, espera-se gerar 

informa96es sobre as particularidades do agronegocio de cada Estado, permitindo um debate 

mais claro sobre o desenho de politicas e estrategias estaduais e/ou regionais mais bem 

sintonizadas com a economia real que apresentam. 

2 Metodologia de mensura^ao do agronegocio 

Considerando as profundas relagoes tecnologicas, produtivas, financeiras e de negocios que 

a agricultura tern com a industria e demais atividades economicas, a mensura9ao do 

agronegocio, obrigatoriamente, deve ser implementada a partir de uma visao sistemica, na qual 

os fluxos e transferencias de insumos e produtos de um setor para outro estejam integrados. 

Nesse sentido, Davis e Goldberg (1957) e Malassis (1969) demonstram que as tecnicas 

mais adequadas para se mensurar o agronegocio e a dinamica agroindustrial do sistema 

economico tomam como base as matrizes insumo-produto desenvolvidas por Leontief (1951), 

as quais, alem de fornecerem informa9oes sobre uma elevada gama de setores da economia, 

descrevem o sistema economico em termos de circula9ao, no qual todas as vendas sao 

igualmente compras e todos os produtos, a um tempo, sao insumos a medida que sejam 

aproveitaveis por outra cadeia produtiva do sistema. 

A metodologia para mensurar o agronegocio de cada Estado toma como referencial 

teorico-empirico os trabalhos de Malassis (1969), Lauschner (1993), Furtuoso (1998) e 

Montoya e Guilhoto (2000). Nesta se9ao, a metodologia, alem de ilustrada com fins didaticos 

para sua implementa9ao, descreve o processo de calculo para estimar a dimensao economica 

do agronegocio a custo de fatores. Segundo esse metodo, a estrutura do agronegocio esta 
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dividida em tres partes; a) a parte anterior a produ9ao rural, que engloba o conjunto de setores 

fornecedores de insumos e fatores de produqao para os produtores rurais, denominado de 

agregado I ou a montante do agronegocio; b) a produqao rural, denominada tambem como 

agregado II; c) os setores que recebem a produqao dos produtores rurais para armazena-la, 

processa-la e distribui-la no mercado, chamado de agregado III ou a jusante do agronegocio. 

A Tabela 1 apresenta o quadro simplificado insumo-produto que representa o sistema 

economico dos Estados /, o qual, por sua vez, fornece a base de dados para o calculo do 

agronegocio. Nessa tabela, os setores da demanda localizados nas colunas sao divididos, em 

nivel domestico, em setores de demandas intermediarias e setores de demanda final. Os setores 

da demanda intermediaria sao subdivididos em Agropecuaria (1), Mineragao (2), Petroleo, gas, 

carvao e outros combustiveis (3), Produtos minerals nao-metalicos (4), Metalica basica, 

metalurgia de nao-ferrosos (5), Mecanica (6), Material eletrico (7), Eletronicos (8), 

Fabricaqao de material de transportes e diversos (9), Agroindustria (10), Papel, celulose, 

grafica (11), Industria da borracha (12), Quimicos e nao-petroquimicos (13), Refino de 

petroleo e derivados (14), Quimica basica (15), Farmacia e perfumaria (16), Industria de 

artigos plasticos (17), Fabricaqao de artigos de vestuario (18), Serviqos industriais de utilidade 

publica (19), Construgao civil (20), Comercio e transporte (21) e Servi^s (22). Os setores 

da demanda final sao subdivididos em Consumo das familias (C), Consume do governo (G), 

Investimento (/) e Exportaqoes (E). 

Por sua vez, os setores de suprimentos estao compostos pelos setores da importaqao (m), 

setores de Impostos liquidos sobre a atividade (t) e setores de valor adicionado u, (v). K y pre90s basicos v 7 

O setor de demanda intermediaria e o setor de suprimentos de bens e services sao divididos 

entre os 22 setores. 

Note-se, com isso, que o quadro insumo-produto especifica a distribuiqao da produqao de 

cada setor para os diversos setores do Estado /. Nesse sentido, por exemplo, na linha hori- 

zontal, x] ]0 mostra quanto o setor da agroindustria compra do setor da agropecuario, o que 

pode ser representado como r,. (/ - 1, 2, ..., 10, ...,21, 22'J = 1, 2, ..., 10, ...,21, 22). Aqui, 

z significa o setor agropecuario ey o setor agroindustria. Simultaneamente, na linha vertical, 

coluna 1, a quantidade de produtos que o setor agropecuario (/) comprou do setor metalurgia 

(/) e representada como x2r Dessa maneira, a estrutura de insumos para o setor agropecuario 

(/) pode ser expressa por meio da seguinte rela^ao contabil. 

^■1 — X\,\ *2,1 ^ ••• ^ *10,1 *21,1 ^ *22,1 + + 6 V1 (1) 
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As estruturas de insumo dos outros setores tambem podem ser expressas de forma similar. 

A estrutura da demanda para os produtos do setor agropecuario (/), por sua vez, pode 

ser expressa por meio da seguinte relagao contabil: 

— *1,1 *1,2 ••• ^ *1,10 •••*i,2i *1,22 y\,c y\,G y y\j ^ y\,E (2) 

As estruturas da demanda dos outros setores tambem podem ser expressas de maneira 

similar. 

Generalizando a estrutura de insumos paray-esimo setor, a equa^o (1) pode ser expressa 

da seguinte maneira: 

X; =X x,+m
]
+'I

+v, (3) 

Simultaneamente a generaliza^ao da estrutura de demanda do j-esimo setor, a equa^o (2) 

pode ser expressa como: 

x. (4) 
] k 

onde 

k = C, G, I, E, alternativamente 

Desde que o valor total de insumos utilizados seja igual ao valor total de produtos 

(= Xl), o quadro insumo-produto sera consistente. 
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2.1 Mensura^ao a montante 

Em razao da indisponibilidade de estatisticas que distingam com exatidao a parcela do valor 

adicionado das industrias ofertantes de insumos que sao absorvidas pelo setor rural, o valor a 

montante e estimado considerando que a estrutura de consumo intermediario (domestico e 

importado) da agropecuaria e identica a propor9ao das vendas que cada setor do sistema 

economico Ihe destina, ou seja: 

Montante - Vx + K 
2,1 

^2 v 2 y 

+ ....+K 10 

x 10,1 

v^o 

+ ... + V. 21 

X 21,1 

X 21 

+ K 22 

X 22,1 

^22 V 22 y 

(5) 

onde 

a ^22 rePrGsentam o valor adicionado a custo de fatores dos setores fornecedores de 

insumos e bens de capital de origem nacional consumidos pelo setor agropecuario; 

xi.i ax22,;sao informa^oes que representam os insumos e bens de capital de origem nacional 

consumidos pelo setor agropecuario; 

X1 aX22 representam o valor total de insumos utilizados em cada setor da economia. 

A hipotese implicita que esta por tras desse tipo de estimativa e que os setores industrials, 

exceto os agroindustriais, fornecedores de insumos e de bens de capital para o setor rural, 

apresentam, na composi9ao de seu consumo intermediario, uma participa9ao de produtos 

agricolas praticamente nula.1 

2.2 Mensura9ao do produto rural 

Para o calculo do produto rural e tornado o valor adicionado gerado pelo setor 

agropecuario e extrativo vegetal, ou seja: 

Produto rural -vx-tx (6) 

1 Na economia brasileira, esta hipotese e confirmada por Furtuoso (1998, p. 68), que, ao estimar os coeficientes tecnicos 

de produto com base nas matrizes insumo-produto de 1980,1985 e 1990, encontrou que seus tamanhos sao pequenos 

e variam de 1 % a 3%. 
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onde 

v7 e o valor adicionadopre9osb.sicos gerado pelo setor agropecuario; 

t1 representa o valor dos impostos Hquidos sobre a atividade, isto e, os impostos Hquidos sobre 

as atividades mais os subsidies a atividade que recaem no setor rural. 

2.3 Mensura^ao a jusante 

No caso a jusante, o processo de calculo apresenta duas etapas. 

Primeiro, e calculado o valor do produto agroindustrial, para o qual, dentre os setores 

produtivos, apenas e tornado o valor adicionado gerado pelas industrias de base agricola que 
r 

compoem o setor agroindustrial. E precise destacar, contudo, que quando se estuda o 

agronegocio dentro de uma visao sistemica um dos problemas metodologicos que surgem e a 

delimitagao do setor agroindustrial. Alguns trabalhos estipulam, para a conceituaqao da 

agroindustria, uma participaqao porcentual do produto rural no valor total dos insumos 

utilizados na transformaqao, outros dao maior importancia a natureza do processamento da 

materia-prima oriunda do setor rural, e outro grupo ainda considera a capacidade de 

investimento, inovaqao tecnologica, nivel de concentraqao dos mercados e os impactos sobre 

o setor.2 Assim, dependendo do que se quer enfatizar na pesquisa, para estimar o tamanho da 

agroindustria sao adotadas diferentes metodologias, que levam tambem a resultados diferentes 

e ambiguos. 

Com vistas a superar esse problema, bem como procurar padronizar uma defmiqao, nesta 

pesquisa passa-se a definir a agroindustria por meio dos criterios da Classificaqao Industrial 

Internacional Uniforme (CHU-versao 2) de todas as atividades economicas, publicada pela 

Cepal (1986), de modo que o setor industrial de base agricola fica definido pelos produtos 

dos setores madeira e mobiliario, indiistria textil, artigos do vestuario, produtos de couro e 

cal^ados, produtos do cafe, beneficiamento de produtos vegetais, abate de animais, indiistria 

de laticinios, fabricaQao de aqiicar, fabricaqao de oleos vegetais, tortas e farelos, fabrica9ao 

de produtos alimentares e bebidas.3 Assim sendo, o valor do produto do setor agroindustrial 

a custo de fatores pode ser express© da seguinte maneira: 

2 Discussoes sobre essas defini9oes podem ser encontradas em Furtuoso (1998. cap. 2). 

3 Note-se que nessa definido de agroindustria nao e considerado o setor de papel, celulose e grafica. Isso porque entre 

outras razoes, ao estimar os coeficientes de produto com base nas matrizes insumo-produto de 1985 e 1995 verificou- 

se que a participate de insumos agricolas nesse setor e pequena, variando de 1,19% a 1,32% no Brasil e de 0 72% a 

1,64% nos Estados da regiao Sul. Obviamente, se o setor papel, celulose e grafica for computado na agroindustria as 

estimativas do PLB do agronegocio na regiao Sul estariam, no minimo, sendo superestimadas. 
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Produto agroindustrial (PA) = v10 -/10 (7) 

onde 

V]o e o valor adicionado pre90SbAsiC0S gerado pelo setor agroindustrial; 

^io rePresenta 0 valor dos impostos liquidos sobre a atividade que paga o setor agroindustrial. 

Segundo, e calculado o valor da distribui^ao final do agronegocio, tomando-se o valor 

agregado do setor relative ao transporte e margem de distribui^ao e do setor servi90s. Como 

esses dois setores envolvem todos os produtos do sistema economico, bem como inexistem 

informa9oes estatisticas (pelo menos insumo-produto) por origem e destino, foi feito o rateio 

aplicando ao agronegocio apenas o que correspondeu a participa9ao dos produtos 

agropecuarios e produtos agroindustriais na demanda final de produtos. Assim, para 

estabelecer o valor a jusante, primeiramente e calculado o produto intemo do Pais. 

Produto interno {PI) = TDFP - TIIL - TPI (8) 

onde 

TDFP e o valor bruto total da demanda final de produtos, composto pelo total de produtos 

nacionais ), importados ) e impostos liquidos ), consumidos pelas 
K k k 

familias, pelo governo, pelos investimentos e pelas exporta96es. 

TIIL e o valor total dos impostos liquidos decorrentes da demanda final, ou seja, 

k 

TPI representa o valor total de produtos importados para a demanda final, isto e, 

k 

Em seqiiencia e calculada a margem de comercializa9ao (MC) a custo de fatores do sistema 

economico, que e expressa da seguinte forma: 

Margem de comercializagdo (MC) - v21 +12] + v22 +122 (9) 
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onde 

v e v„ representam o valor adicionado . gerado pelo setor transporte e comercio e 
22 1 preijos basicos or r 

pelo setor servigos, respectivamente; 

t2] q t22e o valor dos impostos Hquidos que recaem sobre a atividade do setor transporte e 

comercio e sobre a atividade do setor servigos, respectivamente. 

A seguir e estimado o valor da distribui9ao final (DF) correspondente as atividades dos 

setores agropecuario e agroindustria. 

Distrihuigdo final {DF) - 
k k 

PI 

V 

MC (10) 

onde 

representa a demanda final de produtos do setor agropecuario, que e composta pelo 
k 

somatorio de yhc + + Fi,/ + , 

^yioK representa, da mesma forma, a demanda final de produtos do setor agroindustria, 
k 

que e composta por ^105C + yl0X} + yl0 I + yl0 E 

As demais variaveis ja foram definidas anteriormente. 

Note-se, com isso, que na equa^o (10) esta-se supondo que a participa9ao de um setor 

no produto final e identica a sua participa9ao na margem de comercializa9ao. Vale ressaltar 

que essa hipotese foi assumida em virtude da inexistencia de melhores elementos (informa9oes 

estatisticas, tecnicas de mensura9ao etc.) para estimar o valor da distribui9ao final. Entretanto, 

esse tipo de estimativa torna-se plausivel na medida em que, para calcular o agronegocio dos 

Estados da regiao Sul, o nivel de agrega9ao das matrizes insumo-produto e elevado. Vale ainda 

lembrar que a metodologia para mensurar o produto do agronegocio nao pretende estabelecer 
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mveis de exatidao "dolar" por "dolar", mas, sim, determinar a dimensao economica que 

representa o agronegocio e as tendencias estruturais que vem atravessando. 

Portanto, com base nas equa96es (7) e (10), tem-se que: 

Jusante = .fM + Z)F (11) 

onde 

PAqo valor do produto agroindustrial; 

DFqo valor da distribuigao final. 

Logo, seguindo as equa95es (5), (6) e (11), a dimensao economica do agronegocio e 

calculada por adi9ao, ou seja: 

Agronegocio = Montante + Produto rural + Jusante (12) 

Para fins comparatives, tal como o agronegocio, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 

Estados foi estimado a custo de fatores. Com rela9ao a este aspecto, existem tres 

procedimentos para calcular o Produto Interno Bruto: a) PIB = demanda final - importa96es; 

b) PIB = valor adicionado por setor + impostos sobre produtos - subsidies sobre produtos; 

c) PIB = remunera9ao dos assalariados + impostos liquidos sobre atividade + excedente 

operacional bruto. 

0 PIB procura expressar o tamanho de uma economia; portanto, sua taxa de crescimento 

estadual ou setorial permite avaliar, economicamente, o desempenho do sistema economico. 

Deve-se mencionar, contudo, que, dentre os tres procedimentos, o adotado pelo 

Departamento de Contas Nacionais (DECNA/IBGE) para a estimativa do PIB, principalmente 

para os anos censitarios, realiza-se pelo enfoque do produto, ou seja, pelo calculo do valor 

adicionado. Nesse sentido, neste trabalho a estimativa do PIB dos Estados por meio das 

matrizes insumo-produto segue o seguinte procedimento; a) valor adicionado custo fatores = 

valor adicionado pre90sbdsicos- impostos sobre a atividade + subsidies a atividade; ou b) valor 

adicionado custofatores = remunera9ao dos assalariados + excedente bruto. 

Finalmente, e preciso salientar que a base de dados utilizada foi extraida das matrizes 

insumo-produto de cada Estado da regiao Sul, construidas por Souza (1997 e 1999), e que 

correspondem aos anos de 1985 e 1995. Tais matrizes foram estimadas utilizando-se o 
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metodo RAS.4 Assim sendo, deve ficar claro que essas matrizes nao representam, 

necessariamente, as verdadeiras matrizes dos Estados, ja que, por se tratar de matrizes 

regionalizadas, elas nao passam de uma estimativa da verdadeira matriz de cada Estado. Desse 

modo, os estudos regionais de estrutura produtiva e analise de impacto devem ser encarados 

mais como uma tendencia ou como uma primeira aproxima^ao do que como uma verdade 

incontestavel. 

3 Dimensao economica do agronegocio na regiao Sul 

O processo de industrializa^ao dos Estados da regiao Sul, a partir dos anos de 1930, deu- 

se com base no modelo de substitui^ao de importagoes que a economia brasileira adotou. Na 

decada de 1950, a regiao, embora contasse com uma agricultura diversificada, apresentava 

uma industria que encontrava dificuldades de expansao pela falta de infra-estrutura basica. 

Conseqiientemente, era considerada de pouca importancia em nivel nacional se comparada 

com a da regiao Sudeste e com pouca dinamica e nao diversificada, porque se voltava para o 

primeiro beneficiamento de produtos agricolas e se destinava, basicamente, ao abastecimento 

local. 

No final da decada de 1950, em especial na de 1960, a integragao da economia da regiao 

Sul a economia nacional passou a ser o principal projeto nao so das liderangas locais, mas 

tambem do governo central, sob o impulse do Piano de Metas. Para alcangar esse objetivo, 

foram implementados incentives crediticios ao investimento direto industrial; o setor piiblico 

encarregou-se de financiar e implementar a infra-estrutura basica de servigos publicos (rede 

rodoviaria e ferroviaria, energia eletrica, porto maritimo, saneamento etc.), o que facilitou o 

escoamento da produgao agricola e criou condigoes essenciais para o investimento privado na 

industria e, portanto, para a integragao da regiao Sul ao mercado nacional. 

4 O referido metodo permite, no caso de um problema de regionaliza9ao, gerar uma matriz de coeficientes para uma 

regiao em particular, conhecidas as informa9oes sobre algumas atividades economicas regionais, como a produ9ao total 

dos setores da regiao, as vendas e as compras intersetoriais totais etc., tendo como ponto de partida a matriz insumo- 

produto nacional e considerando o fato de que essa matriz nacional reflete uma media das re^Ses insumo-produto de 

todas as regioes dana9ao (verBerni, 1998; Teixeira e Silva, 1978 e 1993; Bacharach, 1970; Miller e Blair; 1985- Parre, 

2000). Cabe salientar tambem que o metodo RAS foi criado por Richard Stone (1963) como uma tecnica utilizada para 

a atualiza9ao de matrizes insumo-produto. Pelo que se sabe, a terminologia RAS foi dada em homenagem a seu proprio 

nome. 
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Esses fatos, associados a concessao de credito agricola no final da decada de 1960 e com 

mais intensidade na de 1970, destinado a financiar custeio, investimento e comercializa9ao, 

favoreceram a modemizagao da agricultura, abrindo um mercado potencial para a dinamizagao 

da agroindustria, tanto nos segmentos de beneficiamento como na expansao da industria de 

maquinas e implementos e insumos agricolas. 

Nesse contexto, contudo, os Estados da regiao Sul apresentavam particularidades bastante 

visiveis no processo de capitalizaqao da agricultura, assentada na produqao de trigo, soja, arroz 

e pecuaria extensiva. Entretanto, na decada de 1980, dois grandes segmentos economicos 

foram importantes nesse processo: de um lado, a expansao das agroindustrias ligadas ao 

complexo da soja (oleo, farelo, ra^oes etc.) no Rio Grande do Sul e Parana e, de outro, as 

ligadas ao processamento de carnes suinas e de aves em Santa Catarina. 

Obviamente, pode-se afirmar que, no agronegocio da regiao Sul, o tipo de agroindustria 

que se desenvolveu em virtude da politica agricola brasileira conduziu a mecanizaqao da 

produgao agricola e ao consumo de insumos modernos, criando, com isso, fortes ligaqoes para 

frente na agricultura e fortes ligaqoes para tras nas agroindustrias, que, na atualidade, permitem 

estimulos dinamicos de interdependencia. 

A questao e: dadas as mudangas estruturais da agricultura na regiao e sua crescente 

integraqao diferenciada com as agroindustrias, qual a dimensao economica que apresenta o 

agronegocio dos Estados da regiao Sul? 

3.1 O Estado do Rio Grande do Sul 

0 Rio Grande do Sul, pela forma original da sua ocupaqao territorial, inicialmente como 

estrategia de defesa da fronteira e, logo, para o fornecimento de animais a zona mineradora 

do Pais, apresenta hoje, no meio rural, tres tipos diferentes de agricultura, vinculadas 

fortemente as agroindustrias; a pecuaria extensiva tradicional; as areas de lavoura empresarial 

do arroz, trigo e soja e a agricultura colonial da policultura, fumo e uva. (Hoffmann et #/., 

1985) 

A associaqao desse conjunto de atividades com as industrias e serviqos de base agricola 

permite afirmar que a dimensao economica do agronegocio gaiicho para o ano de 1985 e 

altamente representativa, ja que responde por quase 49% do seu PIB (Tabela 2). A analise 

dos agregados indica que as atividades economicas que mais contribuem com o agronegocio 

sao as a jusante (52,76%), seguidas pela produqao rural (34,79%) e, finalmente, pelas 

industrias a montante (12,45%). 
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No caso a jusante, fica evidente que, no ano de 1985, a renda gerada com os serviqos de 

comercio e distribuitpao final foi maior que o valor do produto industrial visto que, do valor 

total faturado a jusante, 61,88% sao gerados pela distribui^o final e 38,12% pela produgao 

agroindustrial propriamente dita. 

Tabela 2 

AEstrutura do Agronegocio no Estado do Rio Grande do Sul 

em 1985 a Custo de Fatores (Cr$ bilhoes e porcentuais) 

Agregados do agronegocio Valores Participagao relativa dos 

agregados no agronegocio 

Participagao relativa do 

Agronegocio no PIB 

1 Montante 6728 12,45 

11 Produto rural 18793 34,79 

ill Jusante 28503 52,76 

Produto agroindustrial 10865 38,12 

Distribuigao final 17637 61,88 

Valor do agronegocio 54023 100,00 48,65 

PIB Estadual 111042 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

For outro lado, a participa9ao relativa conjunta a montante e a jusante (65,21%) indica 

que a produgao do agronegocio, em sua grande maioria, tern sua origem nos centros urbanos, 

isto e, existe uma forte integra9ao da agricultura com as industrias de maquinas e equipamentos 

e insumos modernos, bem como com as industrias processadoras e atividades de servi90 de 

base agricola. 

Com o processo de moderniza9ao da economia brasileira, associado as politicas de 

abertura do mercado no final da decada de 1980 e, com mais intensidade, na de 1990, o 

agronegocio da economia gaucha apresentou significativas mudan9as estruturais para o ano de 

1995 (Tabela 3): a importancia do agronegocio do Rio Grande do Sul passou de 48,65% do 

FIB estadual em 1985 para 38,27% em 1995, ou seja, houve uma variaqao de 10,38 pontos 

porcentuais, que equivale a uma diminui9ao de 21,34%. 
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Tabela 3 

AEstrutura do Agronegocio no Estado do Rio Grande do Sul 

em 1995 a Custo de Fatores (Cr$ milhoes e porcentuais) 

Agregados do agronegocio Valores Participagao relativa dos Participagao relativa do 

agregados no agronegocio agronegocio no PIB 

1 Montante 618088 10,19 

11 Produto rural 1610037 26,55 

III Jusante 3835866 63,26 

Produto agroindustrial 1404572 36,62 

Distribuigao final 2431294 63,38 

Valor do agronegocio 6063991 100,00 38,27 

PIB Estadual 15844366 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

0 reflexo dessa mudar^a estrutural torna-se notorio quando se comparam os agregados 

do agronegocio. Embora se note, em termos hierarquicos, que a importancia relativa entre os 

agregados nao mudou, constata-se que tanto o produto das industrias a montante como da 

produ^ao rural tiveram uma varia^ao negativa de 2,26 e 8,24 pontos porcentuais, 

respectivamente, o que representa um decrescimo de 18,15% a montante e 23,68% no 

produto rural; ja a jusante teve uma variagao de 10,50%, ou um crescimento porcentual de 

19,90%. Mesmo que a analise evidencie a queda significativa a montante, do produto rural e 

do proprio agronegocio na economia gaucha, pode-se afirmar que entre 1985 e 1995 o 

agronegocio do Estado tern se especializado na produto de alimentos processados ja que a 

jusante a distribui9ao final cresceu 2,42%, principalmente por meio dos servicgos de transporte, 

armazenamento e comercializa9ao de alimentos, se comparada com a produ9ao industrial, que 

decresceu em 3,93% no periodo analisado. 

3.2 O Estado de Santa Catarina 

As diversificadas atividades economicas e sua boa distribui9ao nos diferentes segmentos 

territoriais no Estado de Santa Catarina, tanto na agricultura como na agroindustria, motivadas 

por uma populaqao bem distribuida em pequenas e medias empresas, fizeram com que a 

economia daquele Estado se tornasse grande competidora, entre outros, nos segmentos de 

produqao de cames, por meio sistemas de integra9ao, e na indiistria textil, via pequenas, medias 

e grandes industrias, tanto no mercado nacional como no intemacional. A dimensao economica 

do agronegocio de Santa Catarina de 1985 corrobora esses fatos, uma vez que responde por, 
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aproximadamente, 62% do seu PIB (Tabela 4), indicando, com isso, que as bases do 

desenvolvimento economico desse Estado repousam preponderantemente nas atividades de 

base agricola. 

Tabela 4 

AEstrutura do Agronegocio no Estado de Santa Catarina 

em 1985 a Custo de Fatores (Cr$ milhoes e porcentuais) 

Agregados do agronegocio Valores Participagao relativa dos 

agregados no agronegocio 

Participagao do 

agronegocio no PIB 

1 Montante 2962 11,59 

II Produto rural 8471 33,13 

III Jusante 14133 55,28 

Produto Agroindustrial 8107 57,37 

Distribuigao final 6025 42,63 

Valor total do agronegocio 25566 100,00 61,55 

PIB Estadual 41538 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A estrutura do agronegocio mostra que o produto majoritario e gerado no setor urbano em 

virtude de, em conjunto, a montante e a jusante, representar aproximadamente 67%. Contudo, 

ao se analisar a estrutura a jusante emerge um padrao diferenciado: a participa^ao relativa da 

distribui9ao final, que se espera seja mais elevada que o produto agroindustrial em razao da 

tendencia mundial de os servigos crescerem mais que a produto propriamente dita, 

apresenta-se relativamente menor, indicando que as agroindustrias de processamento de Santa 

Catarina destinam grande parte de seus produtos para fora do Estado e para o mercado 

extemo. Pereira et al. (1999) confirmam esse fato ao afirmarem que Santa Catarina ocupa o 

quinto lugar entre os Estados exportadores e o segundo lugar na regiao Sul, com uma taxa de 

exporta^ao de 8,6%, perdendo somente para o Parana, cuja taxa e de 13%. 

Por outro lado, nota-se que o processo de abertura economica ocorrido nas decadas de 

1980 e 1990 aparentemente nao tern causado grandes mudangas estruturais no agronegocio 

catarinense, ja que sua participa^ao relativa no PIB de 1985 (61,55%) a 1995 (59,90%) 

diminuiu em 2,68%, isto e, praticamente nao mudou (Tabela 5). 
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Tabela 5 

O Agronegocio de Santa Catarina de 1995 

a Custo de Fatores (Cr$ milhoes e porcentuais) 

Agregados do agronegocio Valores Participagao relativa dos Participagao do 

agregados no agronegocio agronegocio no RIB 

I Montante 

II Produto rural 

III Jusante 

Produto agroindustrial 

Distribuigao final 

Valor total do agronegocio 

PIB Estadual 

444676 

1199434 

2066910 

3711020 

6195120 

1089896 

977015 

11,98 

32,32 

55,70 

100,00 

52,73 

47,27 

59,90 

100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesse contexto, percebe-se, no entanto, no produto a jusante, que o setor distribuicgao fi- 

nal vem ganhando consideravel participagao no faturamento, o que nao ocorria no ano de 

1985, ja que passou, de 1985 a 1995, de 42,63% para 47,27% (cresceu 10,88%). Cabe 

salientar ainda o fato de, no produto rural, em termos relativos, ter aumentado o uso de 

maquinaria e insumos modernos, mesmo porque a participagao a montante passou, no periodo, 

de 11,59% para 11,98%, ou seja, cresceu ligeiramente: em torno de 3%. 

Enfim, nota-se, com base no agronegocio de Santa Catarina, que nao houve um processo 

de mudanga estrutural que alterasse o perfil de desenvolvimento economico dos ultimos anos, 

uma vez que os investimentos em outras areas, tal como na metal-mecanica, nao mudaram 

significativamente a importancia relativa do agronegocio no PIB entre 1985 a 1995. Cabe 

salientar, contudo, que esses resultados, pelo nivel de agregagao das informagoes, nao 

permitem visualizar mudangas mais significativas em nivel das principais cadeias produtivas do 

agronegocio de Santa Catarina. 

3.3 O Estado do Parana 

A agricultura do Parana tern muitas de suas atuais caracteristicas fundiarias influenciadas 

pela cultura de cafe do passado e pelas culturas empresariais de graos das ultimas decadas, o 

que a diferencia da pequena propriedade familiar que se observa em Santa Catarina. Isso, 

associado a migragao gaiicha para a fronteira agricola do oeste paranaense, dando condigoes 

para que a agroindustria paranaense se desenvolvesse permanentemente via expansao das 
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culturas da soja e do trigo, induziu o crescimento das indiistrias de beneficiamento, de 

maquinaria e de insumos modernos. A participagao do agronegocio no PIB do Parana, que, 

em 1985, foi de aproximadamente 56%, confirma esse fato e indica, por sua vez, que no final 

da decada de 1980 a economia paranaense como um todo estava atrelada, de forma 

significativa, as atividades de base agricola (Tabela 6). 

Tabela 6 

Estrutura do Agronegocio no Estado do Parana em 1985 

a Custo de Fatores (Cr$ bilhoes e porcentuais) 

Agregado do Agronegocio Valores Participagao relativa dos Participagao do 

agregados no agronegocio no PIB 

agronegocio 

1 Montante 6652 13,86 

11 Produto rural 18784 39,13 

III Jusante 22564 47,01 

Produto Agroindustrial 11250 49,86 

Distribuigao Final 11314 50,14 

Valor Agronegocio 48001 56,07 

PIB Estadual 85609 100,00 

Fonte; Dados da pesquisa. 

Observa-se tambem, na estrutura do agronegocio, que o produto rural apresenta-se 

bastante elevado (39,13%) se comparado com o dos Estados de Santa Catarina (33,13%) e 

Rio Grande do Sul (34,79%), fato que se repete tambem a montante (13,86%). O conjunto 

dessas informa^oes sugere que a agricultura paranaense, em termos relatives, usa com mais 

intensidade maquinas e insumos modernos (13,86%) se comparado com Santa Catarina 

(11,59%) e Rio Grande do Sul (12,45%). No entanto, quando comparada com a participate 

a jusante, pode-se afirmar que o conjunto das indiistrias que fazem parte desse agregado e 

menor que os dos outros Estados. 

Em sintese, os dados indicam que ocorreu a integrate agricultura-industria tanto a 

montante como a jusante, ja que existe a predominancia do setor urbano no agronegocio 

paranaense, ou seja, 39,13% sao produzidos no meio rural e 60,87%, no setor urbano 

(montante e jusante). 
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O agronegocio de 1985, ao ser comparado com o agronegocio de 1995 (Tabela 7), deixa 

em evidencia que o processo de abertura do mercado, o crescimento economico de 1993 a 

1995 e a estabiliza^ao da economia acarretaram mudan9as estruturais significativas, uma vez 

que a participa9ao relativa do agronegocio no PIB passou de 56,07% em 1985 para 33,46% 

em 1995, isto e, a importancia relativa do agronegocio praticamente diminuiu em 40,32% num 

periodo de dez anos. 

Em vista disso, pode-se afirmar que a importancia relativa das industrias a jusante no 

faturamento total passou de 47,01% em 1985 para 56,44% em 1995. Nesse sentido, o 

produto industrial e a distribui9ao final na estrutura a jusante mantiveram-se equilibrados, 

entretanto com niveis mais elevados em 1995. 

Tabela 7 

A Estrutura do Agronegocio no Estado do Parana em 1995 

a Custo de Fatores (Cr$ milhoes e porcentuais) 

Agregado do Agronegocio Valores Participagao relativa dos Participagao do 

agregados no agronegocio agronegocio no PIB 

1 Montante 507796 11,86 

II Produto rural 1357880 31,71 

III Jusante 2416893 56,44 

Produto Agroindustrial 1230604 50,92 

Distribuigao Final 1186289 49,08 

Valor Agronegocio 4282569 33,46 

PIB Estadual 12797763 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A queda significativa do agronegocio na composi9ao do PIB estadual deve ser observada 

com cautela em virtude da fonte de dados que se esta utilizando. Porem, a existencia de 

mudan9as estruturais pode ser atribuida, em grande parte, a acelerada expansao de outros 

complexos industrials e do setor serv^os, motivada, segundo Cunha (1995), pelos 

investimentos realizados em segmentos modernos da informa9ao e comunica9ao, bem como 

em segmentos voltados para a produ9ao de maquinas e aparelhos eletronicos, fitas, discos 

magneticos, fabrica9ao de aparelhos e equipamentos de telecomunica96es. Tambem aparecem 

com destaque os investimentos realizados no genero de materials de transporte, com enfase 

na produ9ao de caminhoes e onibus. 
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Em sintese, o conjunto de informa96es indica que o perfil de desenvolvimento economico 

do Parana vem mudando aceleradamente, objetivando uma maior diversifica9ao de sua 

produ9ao pelo fortalecimento de setores que nao fazem parte do agronegocio. 

4 Inser9ao da regiao Sul nas tendencias estruturais do agronegocio brasileiro 

Sabendo-se que o agronegocio brasileiro, ao longo dos ultimos quarenta anos, sofreu 

profundas transforma96es estruturais, a questao que se coloca e: dadas essas mudan9as, de 

que maneira os Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana se inserem nesse 

processo? 

Para estabelecer indicadores que mostrem de que maneira a regiao Sul se insere nas mudan9as 

estruturais do agronegocio brasileiro, a seguir e apresentado um panorama abrangente das 

tendencias do agronegocio nacional; um quadro comparativo do agronegocio nacional com o da 

regiao Sul e, finalmente, estabelece-se, a partir da importancia relativa dos agregados, o 

desenvolvimento industrial que apresenta o agronegocio de cada Estado da regiao Sul. 

4.1 Panorama do agronegocio nacional 

Amensura9ao do agronegocio brasileiro de 1959 a 1995 (Tabela 8) deixa em evidencia 

um conjunto de caracteristicas importantes de sua mudan9a estrutural. Algumas das mais 

significativas sao salientadas a seguir: 

Tabela 8 

Agronegocio Brasileiro de 1959 a 1995 a Custo de Fatores (em porcentuais) 

Agregados do agronegocio 1959 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

1 Montante 5,09 7,30 8,48 8,67 8,59 8,53 9,66 

II Produto rural 44,88 35,76 36,72 31,50 30,19 26,62 33,91 

III Jusante 50,03 56,94 54,80 59,83 61,22 64,85 56,43 

Produto agroindustrial 22,69 31,13 28,57 24,28 24,52 22,99 19,98 

Distribuigao final 27,34 25,81 26,23 35,55 36,71 41,86 36,46 

Agronegocio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Agronegocio/PIB brasileiro 51,40 37,08 35,82 32,56 34,97 31,57 28,91 

Fonte: Montoya e Guilhoto (2000). 
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a) apesar de ficar evidente uma expansao permanente do valor do agronegocio, sua 

participa9ao relativa no PIB nacional apresenta uma tendencia a diminui^ao nos ultimos 

quarenta anos em virtude da franca expansao de outros complexes industrials e do setor 

de servi9os (Figura 1); 

Figura 1 

Tendencia da Participa9ao Relativa do Agronegocio no PIB do Brasil 

no Periodo 1959-1995 (valores a custos de fatores, em porcentual) 
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b) a montante de 1959 (5,09%) a 1980 (8,67%) cresceu 70,33% em razao do processo de 

"modemiza9ao da agricultura", impulsionado pela politica de substitui9ao de importa9oes e 

pelo credito agricola; contudo, essa tendencia, na decada de 1980, esgotou-se a ponto de, 

a partir de 1985, apresentar perda em sua participa9ao relativa, embora se deva destacar 

que a tendencia de 1959 a 1995 e de crescer (Figura 2); 

Porcentual agronegocio 

1959 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
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Figura 2 

Evolu^ao Relativa da Estrutura do agronegocio Brasileiro no Periodo 1959-1995 

(valores a custos de fatores, em porcentual) 
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c) a produgao rural de 1959 a 1990 mostra uma diminui9ao na participagao relativa no 

agronegocio brasileiro, e ainda que tenha se recuperado em 1995, existe uma clara 

tendencia a perda relativa de renda nesse periodo, cuja provavel causa, alem das tendencias 

estruturais do agronegocio, e a tendencia natural a concentrate das estruturas de mercado 

das industrias a montante e a jusante com as quais negocia o produtor rural (Figura 2); 
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Figura 3 

Evolu^ao Relativa dos Componentes a Jusante do Agronegocio Brasileiro 

no Periodo 1959-1995 (valores a custos de fatores, em porcentual) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

d) a jusante apresenta uma tendencia que revela crescimento na participa9ao relativa, 

certamente induzida pelas politicas de industrializagao e pela crescente demanda do 

mercado consumidor urbano, que vem exigindo maiores produtos industrializados, 

diversificagao de alimentos e maior demanda por servi^s (Figura 2). Deve-se chamar 

aten9ao, contudo, para o fato de que os componentes a jusante (Figura 3) de 1959 a 1975, 

em sua participa9ao relativa, vinham alternando posi96es; porem, de 1980 a 1995, a 

predominancia relativa dos setores servos (distribui9ao final) sobre os da agroindustria 

tornou-se permanente num nivel superior a, aproximadamente, 14%. 

4.2 Quadro comparativo do agronegocio nacional com o da Regiao Sul 

Uma compara9ao geral da tendencia do agronegocio da regiao Sul com o agronegocio 

brasileiro dos ultimos quarenta anos deixa em evidencia que a participa9ao relativa no PIB 

vem diminuindo nao somente no Brasil (Figura 1) mas tambem na economia da regiao Sul 

(Tabela 9), ja que este ultimo passou de 53,57% em 1985 para 40,35% em 1995. 

Produto industrial Distribuicao final Jusante 

i 1 1 i 1 r 

1959 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
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Tabela 9 

A Estrutura do Agronegocio da Regiao Sul de 1985 a 1995 a Custo de Fatores (Cr$ 

milhoes e porcentuais) 

Agregados do agronegocio 1985  1995  

Valores % Valores % 

' Montante 16342 12,88 1570559 11,17 

II Produto rural 46048 36,09 4167352 29,64 

III Jusante 65200 51,10 8319669 59,18 

Produto agroindustrial 30222 46,35 3725072 44,77 

Distribuigao final 34976 53,65 4594597 55,23 

Valor do agronegocio 127590 100,00 14057580 100,00 

Agronegocio/PIB 238188 53,57 34837249 40,35 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando analisados os agregados do agronegocio da regiao Sul, observa-se que o unico 

agregado que nao se insere nos padroes nacionais e o a montante, ja que esse, na regiao Sul, 

tende a cair, e em nivel nacional vem aumentando sua participa^ao permanentemente. For sua 

vez, no agregado da produgao rural e a jusante, as tendencias da regiao Sul indicam, em 

conjunto, que se inseriram nos padroes nacionais, ou seja, em termos relativos, o produto ru- 

ral diminuiu e o produto a jusante aumentou. 

As tendencias a jusante, no que corresponde ao produto agroindustrial e distribuigao final, 

tambem evidencia que a regiao Sul inclui-se na tendencia decrescente do Brasil no que se 

refere ao produto agroindustrial e a tendencia crescente da distribuigao final. 

Em geral, o conjunto de tendencias apresentadas bem como o nivel da participa9ao relativa 

dos agregados no agronegocio sugerem estrategias de desenvolvimento industrial diferenciadas 

na regiao Sul, certamente em fungao das vantagens comparativas que seus recursos naturais 

Ihe proporcionam. 

Uma analise mais particularizada do agronegocio de cada Estado da regiao Sul com o do 

Pais no periodo de 1985 a 1995 (Tabela 10), que se caracterizou pelas politicas de abertura 

de mercado, longos processes inflacionarios e estabilizagao economica confirmam esses fatos. 

Enquanto no Brasil a importancia relativa do agronegocio diminuiu em torno de 17,33%, nos 

Estados do Rio Grande do Sul e do Parana diminuiu mais que a media nacional, com 21,34% 

e 40,32%, respectivamente; ja no caso de Santa Catarina (2,70%), esse processo encontra- 

se abaixo da media nacional e com tendencia a uma certa estabilizagao. 
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Tabela 10 

Quadro Comparativo do Agronegocio Brasileiro, com os dos Estados 

da Regiao Sul de 1985 a 1995 a Custo de Fatores (em porcentuais) 

Agregados do 

agronegocio 

RS SC PR BR* 

1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995 

1 Montante 12,45 10,19 11,59 11,98 13,86 11,86 8,59 9,66 

11 Produto rural 34,79 26,55 33,13 32,32 39,13 31,71 30,19 33,91 

III Jusante 52,76 63,26 55,28 55,70 47,01 56,44 61,22 56,43 

Produto agroindustrial 38,12 36,62 57,37 52,73 49,86 50,92 24,52 19,98 

Distribuigao final 61,88 63,38 42,63 47,27 50,14 49,08 36,71 36,46 

Valor do agronegocio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Agronegocio/PIB 48,65 38,27 61,55 59,90 56,07 33,46 34,97 28,91 

Dados estimados por Montoya e Guilhoto (2000). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando analisado o produto rural, nota-se que no periodo de 1985 a 1995 que este 

aumentou sua importancia relativa, em nivel nacional, o que, segundo Bacha e Rocha (1998), 

obedeceu ao aumento significativo na produtividade da agropecuaria brasileira. Entretanto, 

deve-se ressaltar, com base em Dias e Amaral (1999), que esse incremento relativo deu-se 

tambem porque, nesse periodo, os preqos recebidos pelo produtor foram elevados. 

Nos Estados, contudo, observa-se, em termos relativos, que a importancia do produto ru- 

ral tendeu a diminuir no periodo em analise, o que sugere que a produto rural de outras 

regioes contribuiu significativamente para o crescimento da produto agricola nacional via in- 

cremento de produtividade e/ou da incorpora9ao de terras a lavouras empresariais. Isso e 

corroborado pelo incremento relativo do uso de insumos modemos (a montante) que apresenta 

o agronegocio brasileiro e pelo decrescimo relativo que as economias do Rio Grande do Sul e 

Parana apresentam nesse agregado. 

4.3 Dimensao historica do desenvolvimento industrial no agronegocio 

Nesse ponto, a questao que se coloca e: qual e o grau de desenvolvimento industrial que 

apresenta o agronegocio de cada Estado da regiao Sul? 

Considerando, sobretudo, a participagao da produto rural na estrutura global do 

agronegocio e, consequentemente, a participa^ao a montante e a jusante, Malassis (1969) 
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classifica-o, com base numa perspectiva historica, como; 1) uma economia alimentar pre-in- 

dustrial ou economia agricola nos casos em que, do valor total do agronegocio a montante 

(ou agregado I) representa 5%, a jusante (ou agregado III) 20%, e a produ9ao rural (ou 

agregado II) 75%; 2) uma economia alimentar industrializada quando a montante atinge 17%, 

a produ^ao rural participa com 32%, e a jusante, com 51% do valor total do agronegocio. 

Nessa linha de raciocinio, embora os agronegocios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Parana, de 1985 a 1995, tenham tido bases de desenvolvimento diferentes, mostraram-se, 

nos parametros de Malassis, como economias alimentares em processo de industrializa^ao 

avan^ada, sem, contudo, chegar ao status de serem consideradas economias alimentares 

industrializadas. Note-se, nessa classificaipao, que esta implicita a ideia de que a passagem de 

uma economia alimentar pre-industrial para a industrial da-se quando a predominancia da renda 

das explora9oes rurais passa para a participa9ao dessas em menos de um ter90 na renda glo- 

bal do agronegocio, em virtude, por um lado, da utiliza9ao de tecnicas de produ9ao que 

incorporam maquinas e insumos modernos nas atividades agropecuarias e, por outro, do 

aumento da produ9ao das industrias de base agricola com os respectivos servos de 

distribui9ao e consume que geram. Sao esses os fatos nos agronegocios dos Estados da regiao 

Sul. 

Cabe salientar ainda que o nivel de industrializa9ao dos Estados da regiao Sul, ao ser 

comparado a economia nacional, embora possa ser classificado simultaneamente como 

economia em processo de industrializa9ao, evidencia-se que existem etapas de 

desenvolvimento mais avan9adas nesses Estados, ou seja, o nivel de desenvolvimento indus- 

trial do agronegocio da regiao Sul apresenta-se superior a media nacional, principalmente no 

que se refere a utiliza9ao de insumos modernos (a montante) para a produ9ao rural. 

5 Conclusao 

Este artigo teve como objetivo mensurar o agronegocio dos Estados da regiao Sul para o 

periodo de 1985 a 1995, bem como verificar sua inser9ao na tendencia estrutural do 

agronegocio da economia brasileira. 

Verificou-se que a importancia relativa do agronegocio do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Parana no PIB estadual esta, em geral, acima da media nacional, indicando, pelo 

menos na decada de 1980, que o desenvolvimento economico dos Estados da regiao Sul teve 

como base angular as atividades do agronegocio. Ja o agronegocio da decada de 1990 dos 

tres Estados, apos o processo de estabiliza9ao economica e abertura de mercado, apresenta, 

com rela9ao ao PIB estadual, diferen9as extremamente marcantes em sua importancia relativa: 
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Santa Catarina mantem padroes constantes nos ultimos dez anos; o Rio Grande do Sul, por 

sua vez, tendeu a diminuir sua participa^ao no PIB em torno de 21%; ja o Parana apresentou 

mudangas dramaticas porque o agronegocio no PIB estadual diminuiu em pouco mais de 40%. 

A analise dos agregados do agronegocio, por outro lado, indica particularidades especificas 

em cada Estado da regiao Sul. Contudo, um fato importante e comum chama a aten9ao: a 

produ9ao agricola esta altamente integrada com o setor urbano, uma vez que as indiistrias a 

montante e a jusante contribuem majoritariamente no valor total do faturamento do 

agronegocio. 

Nessa linha de analise, dado o nivel elevado de integra9ao entre as industrias a montante e 

a jusante com a produ9ao rural, politicas setoriais em nivel nacional ou estadual a serem 

desenhadas devem considerar, por exemplo, que os incentives para incrementar o produto 

terao fortes reflexos diretos e indiretos que superam os limites das atividades do agronegocio 

a ponto de abranger as economias como um todo. Por sua vez, do ponto de vista empresarial, 

considerando que existe na regiao Sul uma dinamica conjunta e significativa entre a produ9ao 

rural e as industrias e servos de base agricola, certamente estrategias que organizem 

economicamente o produtor rural bem como as proprias cadeias produtivas sao necessarias 

para obter um maior nivel de eficiencia e resultados economicos. 

Ao se analisar o nivel de inser9ao dos Estados da regiao Sul nas tendencias estruturais que 

apresenta o agronegocio brasileiro, observou-se, em geral, que os Estados nao somente se 

inserem proflindamente em seu processo de transforma9ao, mas tambem apresentam niveis de 

desenvolvimento industrial mais elevados se comparados ao do Brasil como um todo. Porem, 

uma questao que fica pendente para ser analisada e: dada a dimensao economica do 

agronegocio que, em conjunto, apresentam os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Parana, ate que ponto o processo de transforma9ao estrutural do agronegocio brasileiro esta 

influenciado pela regiao Sul? 
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