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1. INTRODUQAO 

y 

O extraordinario aumento das pregos do petroleo, processo 

iniciado em fins de 1973, precipitou uma crise internacional de 

grande magnitude. A maioria dos paises, desenvolvidos e menos 
desenvolvidos, passou a enfrentar series problemas de balango 

de pagamentos, quedas no ritmo de atividades e desemprego. A 

questao relevante para essas economias passou a residir entao no 
ajustamento as novas condigoes preyalecentes no mercado in- 

ternacional. 

O Brasil, como importador de petroleo e o/utras materias- 
primas, nao poderia deixar de ser negativamente afetado pelos 

acontecimentos internacionais desse periodo recente. Ja em 1974 

apresentou um deficit de quase sete bilboes de dolares na conta 

de transaqoes correntes, cifra praticamente repetida em 1975. Es- 
ses dois anos caracterizaram uma situaqao duplamente desfavo- 

(*) Os Autores sao professores do Institute de Pesquisas Economicas. 
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ravel para o pals: de um lado, verificou-se um aumento de preqos 

para importantes produtos de nossa pauta de importaQao e, de 
outro, um aumento bem menor (em alguns casos, mesmo> uma di- 

minuigao) nos pregos dos produtos exportados. O resultado con- 

sistiu em violenta deterioragao das relaqoes de troca do pals nos 

ultimos dois anos, perdas sensiveis de reservas cambiais e uma 

menor taxa de crescimento economico a partir de 1975. 

Essa critica situagao do setor extern© forqou o governo, a par- 
tir de meados de 1974, a introduzir medidas restritivas as impor- 

taqoes, constituidas basicamente de eleva<;6es tarifarias, proibi- 

Qao de certas importagoes e, mais recentemente, exigencia de 

deposito prevk> nas importaqoes de uma significativa parcela de 

nossa pauta. Alem das medidas severas de restri^ao de importa- 

qoes, o pais precisa acelerar acentuadamente suas exportaqoes. 

Dentro dessa perspectiva, surge a necessidade de analisar os 

possiveis instrumentos de politica economica capazes de permi- 

tir maior estimulo as exportaqoes de produtos agricolas e, conse- 

quentemente, adaptar o pais as novas condigoes do mercado in- 

ternacional. Uma melhora na rentabilidade dos exportaveis agri- 

colas poderia contribuir de modo importante para a diminuiqao 

dos elevados deficits da conta de transagoes correntes que ainda 
perduram no Brasil, ao mesmo tempo em que traria consequen 

cias beneficas para o proprio desenvolvimento do setor agricola. 

O governo brasileiro, na realidade, nao introduziu ate o mo- 

mento medidas incentivadoras de grande alcance as exportaqoes 

agricolas. No caso especifico dessas exportaqoes. um dos mais 

importantes argumentos contra maiores incentives e aquele re- 

lacionado as consequencias dai advindas quanto ao abaetecimen- 

to do mercado interno, principalmente em seu impactO' no indice 

de custo de vida. No primeiro semestre de 1976 essa preocupa- 

<;ao ficou mais patente em funqao da maior elevacao observada 

em diversos indices de pre^os. 

O principal objetivo deste trabalho pode se resumir como o 

de discussao dos aspectos rellevantes para a definicao da politica 
economica brasileira na atual situagao de nosso balango de pa- 

gamentos, principalmente em termos de contribuiqao da agricul- 

tura. Ao longo do trabalho, procurar-se-a enfatizar, nao apenas 

a necessidade de aumento das exportaqoes, mas tambem a preo- 
cupaqao sempre presente de garantir um "adequado" suprimen- 

to do mercado interno. Para isso, o trabalho esta dividido em 
algumaJs partes: a primeira empreende uma analise das politicas 



11 

eoonomicas adotadas no periodo do pos-guerra (ate 1973) e suas 

consequencias em termos de exportaqoes agricolas; a segunda 

apresenta aspectos da politica cambial brasileira apos 1973, enfa- 

tizando inclusive a questao de desvalorizaqao efetiva em compa- 
raqao com a desvalorizaqao formal dot cruzeiro em relaqao ao 
dolar. Na terceira parte, a agricultura sera considerada mais es- 

pecificamente no contexto da atual crise do balanqo de pagamen- 
tos, incluindo a evoluqao de preqos internacionais e relaqao de 

trocas para o setor. Finalmente, a quarta parte discutira a pos- 

sibilidade de maior contribuiQao da agricultura para a solugao 

da nossa crise externa, em termos de curto e longo prazos. Nesta 

ultima parte a questao da compatibilizaqao entre os objetivos de 
maior receita de. divisas e abastecimento do mercado interne sera 

colocada em melhor perspectiva. 

2. P6S-GUERRA: POLlTICAS ECON6MICAS E 

EXPORTAC6ES AGRICOLAS ATE 1973 

A politica de comercio exterior brasileira, ate a segunda me- 

tade da decada de 40, ratificava a posiqao do pais como exporta- 
dor de poucos produtos agricolas. A economia nacional funcio- 

nava estritamente dentro de um esquema de vantagens compara- 

tivas que Ihe conferia o papel de grande exportador mundial de 

cafe e importador de quase todo produto manufaturado (e mesmo 

produtos agricolas) de que necessitasse. Surtos de industrializa- 

qao eram casuisticos, quase sempre determinados por problemas 

de suprimento externo ou pela livre operaqao do mercado de 
cambio(1). 

Conscientes de que, no futuro, o Brasil nao poderia alcanqar 

rapido crescimento economico se mantivesse sua economia tao 

dependente do mercado externo, os responsaveis pela politica 
economica, a partir do final da II Grande Guerra, tomaram me- 

didas no sentido de alterar drasticamente a estrutura produtiva 

do pass. Data dessa epoca o inicio de uma politica deliberada de 

(1) Por exemplo, entre 1929 e 1937, segundo FURTADO [4], as importa- 
Qoes diminuiram em 23% e a produ?ao industrial aumentou em 50%; 
as sucessivas depreciapoes do cruzeiro nesse periodo foram, pelo me- 
nos em parte, causadoras desse rapido crescimento da produgao in- 
dustrial. 



12 

industrializacao, posiqao que claramente permanece ate os dias 

de hoje. 

Refletindo essa preocupaqao, a politica comercial brasileira 

teve como centro de suas atenqoes o setor industrial. Com exce- 
qao dos poucos produtos tradicionais, o setor agricola nao mere- 

ceu o delineamento de qualquer politica de longo prazo que in- 

centivasse a diversificagao de sua pauta de exporta<;ao. A seguir 

serao expostas, em linhas gerais, as politicas comerciais no pos- 
guerra, onde essa omissao ficara clara. 

2.1. 1947-1953: Controles Cambiais 

Terminada a guerra e provavelmente com os objetivos de 
atender a demanda reprimida por importagoes e tentar combater 

a inflaqao atraves da utiliza^ao das reservas acumuladas, esteve 

em pratica, durante o ano de 1945, uma politica de importaqao 

bastante liberal. A taxa cambial foi mantida em seu nivel de pa- 

ridade anterior a guerra, Cr$ 0,0185 por dolar, o que contribuiu 

para que se esgotassem em pouco mais de um ano, as reservas 

acumuladas durante os anos de conflito. 

A partir de 1946 procurou-se corrigir os desequilibrios do 

Balance de Pagamentos por meio de uma politica de restrigoes 

quantitativas das importaqoes, nao se fazendo uso da politica 

cambial cuja taxa de Cr$ 0,0185 por dolar se mantinha ao. lado de 

uma inflagao que elevou em 267% o nivel geral de pre<;os no pe- 

riodo compreendido entre 1945 a 1953(2^. 

O declinio persistente da taxa de cambio real se configurava, 

por si so, como forte desestimulo as exportaqoes de modo geral. 

A exportaqao agricola, porem, nao era somente desestimulada pe- 

la taxa de cambio irrealista, que tambem afetava a exportacao in- 
dustrial. Visando center a alta de preqos, principalmente de 

produtos de alimenta^ao, as exportaqoes eram restringidas por 

um sistema de licenciamento previo. 

Os constantes deficits no balanqo de pagamentos, ocorrendo 

mesmo na presenqa de rigidos controles impostos ma mercado de 

divisas, levaram o governo a procurar elevar a receita cambial, 

liberan'do do regime de licenqa previa a exportaqao de varies pro- 

(2) tndioe n.o 26 da Conjuntura Econdmica (atual indice n.o 2). 
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dutos, inclusive agricolas (cafe, algodao, sisal, cacau, milho, fumo, 

cera de carnauba, oleos vegetais, couros e peles, frutas etc.), a 
partir de 1950. Tal medida nao impediu, todavia, que as expor- 

taQaes (exceto cafe) declinassem no periodo 47-52. Alguns pro- 

dutos tradicionais chegaram mesmo a desaparecer da pauta de 

exportagoes de 1952, como algodao, mamona, peles e couros, alem 

de alguns outros de maior valor adicionado, como tecidos de 

algodao e carnes em conserva. 

2.2. 1953-1961: Taxas Muitiplas de Cambio 

A expectativa de que a guerra da Coreia se transformasse em 

novo conflito mundial teve como consequencia inesperados acres- 
cimos de importa9oes, que geraram em 1951 e 1952 novos defi- 

cits no balango de pagamentos. Tal situaqao pressionou as auto- 

ridades monetarias no sentido de revisar a politica de comercio 

exterioir, revisao que se consubstanciou em alteraqoes esporadicas 

na taxa oambial acompanhadas por altera^oes tambem esporadi- 
cas em bonus concedidos as exporta^oes que, para esse fim, fo- 

ram divididas em varias categorias. A politica cambial se apre- 

sentou, portanto, como medida controladora do mercado de di- 

visas, substituindo o regime de licenciamento previo, em vigor 

ate entao. 

Dentro desse regime, as exportaqoes agricolas durante 1953 

estiveram sujeitas a varias normas. Inicialmente, cafe, algodao 

e oacau eram remunerados a taxa oficial e 30% da receita das ex- 
portagoes de 26 produtos, incluindo arroz, batata, banana, casta- 

riha do para, fumo, couro, laranja, linter de algodao, madeira, si- 

sal e alguns produtos de cacau, eram vendidos no mercado livre 

de cambio(3). Devido a pressao dos exportadores no sentido de 
igualar as taxas cambiais ao nivel da mais elevada, em setembro 

de 1953 todos os produtos mencionados passaram a ter 50% de 
sua receita de exportaqao negociadas no mercado livre^, com 
excegao dos anteriormente efetuados inteiramente a taxa oficial 

Mais tarde o sistema foi modificado com a instituiqao de bo- 

nificacoes fixas. Inicialmente havia uma bonificaqao unica para 

(3) Os 70% restantes eram remunerados a taxa oficial e essa proporgao 
corresponde a 2.a categoria. 

(4) Essa proporgao correspondia a 3.a categoria para a qual vigorava a 
maior taxa. 
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toda exportaqao (exceto cafe), em seguida alterada, ao se dividi- 

rem as exportaqoes em quatro categorias. Nessa nova sistema- 
tica a exportaqao agncola se concentrava nas 2.a e 3.a categorias, 

que obtinham bonus de Cr$ 0,0187 e Cr$ 0,0247 respectivamen- 

te(S). O primeiro grupo incluia algodao, madeira, cacau, cera de 

carnauba, castanha do para, fumo em folha e banana. O segundo 

incluia couros e peles, piaQava, mamona, sisal, manteiga de ca- 

cau e soja. As demais exporta^oes, a maior parte dos manufatu- 

rados, estavam incluidas na 4.a categoria, que recebia bonus de 
Cr$ 0,0317. 

Ao longo de 1955, dentro do processo de liberalizagao das 

exportaqoes, os produtos agricolas foiram sendo transferidos pa- 

ra as categorias com maior bonificaqao, embora a preocupaQao 

com o abastecimento interno mantivesse em vigor as restriqoes 

quantitativas na exportaqao. 

A nova sistematica nao traria ainda estimulo suficiente a es- 

perada diversificaqao da pauta, em virtude da perda de valor real 

das bonificacoes (que sofriam raros ajustes) causada pela infla- 

qao interna. Produtos cuja exportaqao se mantinha acima dos 

US$ 50 milhoes eram somente os tradicionais, como se pode 

observar na tabela 2-1. 

Alguns economistas(6) explicam a estagnaqaoi da exportaqao 

de produtos que nao cafe com a teoria do excedente exportavel, 

segundo a qual a exportaqao so era permitida depois que o mer- 

cado interno estivesse plenamente abastecido a um nivel pre-de- 
terminado de preqos. 

Outros autores fornecem uma explicaqao alternativa ao de- 

sestimulo as exportaqoes no penodo(7): acreditam que o fato era 

decorrente do proprio sistema cambial vigente nessa epoca. As 
importaqoes prioritarias (trigo, petroleo, carvao, impresses, im- 

portaqoes de governo) eram vinculadas a taxa cambial media das 

exportaqoes (custo de cambio) e, uma vez que bavia claro inte- 

resse em que fossem baixos aqueles preqos, a taxa de cambio nas 
operaqoes de venda ao exterior deveria ser mantida em nivel redu- 

(5) Na l.a categoria s6 estava a exportagao do caf6, que obtinha bonus 
de Cr$ 0,0134/US$. 

(6) Ver, por exemplo, LEPF [10]. 

(7) Ver Pishlow [3]. 
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TABELA 2-1 

EXPORTAgAO AGRICOLA (US$ MILHOES) 

Ano Com Cafe Sem Cafe 
Produtos de Exportagao Su 
perior a US$ 50 milhoes 

1953 1355 266 algodao, cacau, cafe 
1954 1396 477 algodao, cacau, cafe 
1955 1182 338 algodao, cacau, cafe 
1956 1282 252 algodao, cacau, cafe 
1957 1094 249 cacau, cafe 
1958 955 268 cacau, cafe 
1959 951 218 cacau, cafe 
1960 953 241 aqucar, cacau, cafe 
1961 1057 347 agucar, algodao, cafe 
1962 921 278 algoidao, cafe 
1963 1099 351 aqucar, algodao, cafe 
1964 1075 361 algodao, cafe 
1965 1081 374 aqucar, algodao, cafe 
1966 1220 456 aqucar, algodao, cacau, cafe 
1967 1101 396 aqucar, algodao, cacau, cafe 
1968 1275 501 aqucar, algodao, cafe, milho 
1969 1522 709 aqucar, algodao, cacau, cafe 
1970 1650 711 aqucar, algodao, cacau, cafe, 

milho, carne bovina 

1971 1443 718 aqucar, algodao, cacau, cafe, 

milho, carne bovina 

1972 1877 888 aqucar, algodao, cacau, cafe, 

oleo de de mamona, soja, 

carne bovina 

1973 2735 1491 aqucar, algodao, cacau, cafe, 

fumo, oleo de mamona, sisal 

soja, carne bovina 

1974 2601 1737 aqucar, algodao, cacau, cafe 

fumo, milho, oleo de mamo- 

na, sisal, soja 

Fonte: Ate 1967 Paiva et al. [13]. A partir de 68, "Relatorio 

CACEX" varios anos. 
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zido. Per outro lado, as transacoes de capital se realizavam num 

mercado livre, separado das tranisaqoes comerciais. Segundo 
Fishlow, a existencia desse mercado separado exigia que a recei- 

ta proveniente das exportaqoes fosse controlada por licen<;a e re- 

guiamenta^oes burocraticas. Lembra ainda que o sistema de lei- 

loes de cambio, pelo qual era alocada a oferta disponivel de divi- 

sas entre as diferentes categorias de importa^ao, encobria a ne- 

cessidade de ampliar a receita de diyisas, dado que o sistema se 

equilibrava automaticamente no curto prazo(8b 

Qualquer que seja a explicaqao encontrada para as medidas 

nesse periodo, verifica-se que efetivamente houve uma taxagao 

implicita na exporta^ao bastante elevada ate o final dos anos 50. 

Na Tabela 2.2. compara-se a taxa de cambio media recebida pe- 

los exportadores, e a taxa de paridade do poder de compra que, 

em principio, seria aquela que equilibraria o mercado de divisas. 

Tal fato associado ao licenciamento previoi das exportaqoes (agri- 

colas, especialmente) parece explicar o pobre desempenho de 

nossas exportaqoes agricolas ate os primeiros anoe da decada de 

60, como se pode verificar na Tabela 2.1. 

2.3. 1961-1964: Periodo de Indefinigao 

Uma nova liberdade no mercado de divisas foi sendo alcan- 

<;ada ate 1961, embora tal process© tenha retrocedido antes do fi- 

nal daquele iano(9). Os ultimos produtos a serem transferidos pa- 

ra o mercado livre de cambio foram cafe e cacau. A taxaqao im- 
plicita nesses produtos foi entao substituida por uma taxaqao 

explicita. No caso de cafe foi estabelecida uma quantia fixa por 

saca, e para o cacau uma propor<;ao da receita de exportaqao 

(Tambem o algodao passaria a ser especialmente taxado na ex- 

portagao em 1963). 

A instabilidade politica desse periodo trouxe consigo, no en- 

tanto , notavel instabilidade na formulaqao da politica comercial. 

O mercado cambial, que fora dividido (para transaqoes financei- 

(8) Quer no sistema de taxa fixa ou de taxas multiplas de cambio, a ofer- 
ta disponivel de divisas era alocada entre diferentes categorias pelas 
autoridades monetarias. Somente a partir de 1961 e que o mercado 
passou a funcionar mais livremente, embora a taxa de cambio — cha- 
mada de taxa livre — fosse administrada pelo governo. 

(9) As exportaqoes, principalmente de alimentos, estavam ainda sujeitas 
ao regime de licenciamento. 
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TAB EL A 2-2 

PARIDADE DE PODER DE COMPRA E TAXAQAO 

DAS EXPORTAgOES 

Ano 
Cr$ / US$ % 

Taxa Cambio para Taxa Cambio de 
Exportaqao Paridade 

Taxa^ao 

Implicita 

1947 0,0184 0,0263 30 

1948 0,0184 0,0261 29 

1949 0,0184 0,0289 36 

1950 0,0184 0,0287 36 

1951 0,0184 0,0310 41 

1952 0,0184 0,0360 49 

1953 0,0220 0,0420 48 
1954 0,0270 0,0530 49 

1955 0,0410 0,0620 34 

1956 0,0450 0,0740 39 
1957 0,0530 0,0820 35 
1958 0,0650 0,0930 30 
1959 0,1140 0,1310 13 

1960 0,1600 0,1730 08 

Fonte: (1) Bergsman (1970). A taxa de cambio para exportaqao 

inclui bonus. 

(2) Fishlow [3]. A taxa de cambio de paridade e cons- 

truida tomando como base a taxa nominal de 1938. 

ras e comerciais), foi reunificado no final de 1961, voltando-se ao 

sistema de taxa de cambio fixa esporadicamente ajustada, valori- 

zada frente a inflaqao domestica. Outras modificaqoes foram ten- 

tadas ao longo desse periodo, em que se alternavam medidas res- 

tritivas com medidas liberalizadoras. 

As exportaQoes agricolas eram mais ou menos penalizadas. 

assim como a exportaqao de manufaturados, de acordo com a 

evoluqao da politica cambial. Todavia, sempre cafe, cacau e ou- 

tros produtos tradicionais na pauta eram os de remuneraqao 



18 

mais prejudiciais, quer pela imposiqao de "quotas de contribui- 

^ao", quer por restri^oes quantitativas as exporta<;oes e mesmo 

por taxas de cambio inferiores as vigentes para outras tran- 

sa(;5es(10) 

2.4. 1964-1967 : Isengoes Fiscais para Exportagoes Industriais 

Restabelecida a ordem politica, o novo governo, a partir de 

maio de 1964, procurou retomar o caminho iniciado em 1961. To- 

da a exportagao se vinculava a uma unica taxa cambial que pas- 

sou a ser reajustada, em media, a cada 10 meses. 

Por outro lado, estimular a exportagoes veio a oomstituir uma 

preocupagao do governo, que introduziu varias medidas com essa 

finalidade (alem dos reajustes mais frequentes da taxa cambial). 

As medidas adotadas se consubstanciaram em isengoes fiscais ao 

setoir industrial que, assim como o setor agricola, permanecia, ate 

essa epoca, gravado por todos os impostos que incidiam sobre 

suas operagoes no mercado interne. 

Inieiava-se, com essas medidas, uma nova estrategia de de- 

senvolvimento baseada, na ampliagao do comercio com exterior. 

Deixava-se um longo periodo de enfase apenas sobre a substitui- 

gao de importagoes e ingressava-se no caminho da promogao as 
exportagoes. Entretanto, o setor agricola foi deixado a margem 

dentro do novo processo, pois prevaleciam sobre suas vendas ao 
exterior os impostos de maior gravosidade e que estavam sendo 

retirados da pauta industrial. 

2.5. 1968-1973; Minidesvalorizagoes Cambiais 

A orientagao da politica economica tomou um rumo tao de- 

finido, que agosto de 1968 e considerado o marco de uma maior 

abertura economica. 

A taxa cambial passou a ser reajustada em intervalos de 

tempo bem menores (em media a cada 45 dias, ate 1975), redu- 

zindo assim o risco associado as atividades exportadoras. Con- 

(10) Para maiores detalhes, v VEIGA [20]. 
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tudo, isso nao significou eleyagoes reais na taxa cambial. A re- 

gra geral adotada para as desvalorizaqSes foi aparentemente a 

paridade relativa do poder de compra, pela qual se desvaloriza 

pela diferenqa entre as taxas de infla^ao interna e externa. O 

grande merito do sistema de minidesvalorizaqoes foi o de ter re- 
duzido a variancia da taxa de cambio real (pela frequencia com 

que se ajustava a taxa nominal), reduzindo-se, em contrapartida, 

o risco associado a remunera^ao das exportaqoes. 

A persistente queda de taxa de cambio real se contrapuise- 

ram, para a exportaqao industrial, os premios fiscais que, a partir 

de 1969, foram sendo concedidos ao setor dentro do programa de 

promoqao de exportaqoes entao ativado. A exportaqao agricola 
"in natura", ao contrario, se defrontou com queda real na taxa 

de cambio agravada pela manutenqao da incidencia de impostos 

indiretos. O Imposto sobre Circulagao de Mercadorias, que pre- 

valece na exportagao ate hoje, constitui subsidio negative, que re- 
duz ainda mais a remuneragao dos exportadores agricolas. 

verdade que, sofrendo algum processo de industrializaqao, 
os produtos do setor paasam a ser taxaveis pelo IPI no mercado 

interno e, dessa forma, adquirem automaticamente o direito ao 

credito fiscal na exportagao, que e a forma pela qual se concede 

a grande parte do premio. Entretanto, em virtude de, ainda as- 
sim, apresentarem baixo valor adicionado industrial e, em con- 

sequencia, serem relativamente pouco taxados pelo Imposto so- 

bre Produtos Industrializados, obtem pequeno subsidio relativa- 

mente aos outros produtos mais sofisticados, como se pode obser- 
var pelos dados da Tabela 2-3. 

Alem disso, as preocupaqoes com o abastecimento interno e 

contengao da infla^ao tern resultado na manutenqao de controles 

quantitativos sobre as exporta<;6es agricolas que de forma algu- 

ma sao tomadas contra os produtos manufaturados. Um exame 

mais cuidadoso desses controles chama a atenqao pela extrema 

instabilidade das medidas adotadas, que nao raro se alteram mes 

a mes, principalmente quando a preocupaqao que norteia o crite- 
rio e o abastecimento interno. Estabelecimentos de quotas glo- 

bais de exportaqao, licenqas sujeitas a exames de preqos e quanti- 

dades pela Cacex, exportaqoes vinculadas a formaqao de estoques 

ou ao compromisso de vender certa proporqao do mercado inter- 

no ou mesmo ao que foi vendido nesse mercado em periodos an- 
teriores, restrigoes de qualidade etc., formam um amplo conjun- 
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TABELA 2-3 

TAXAS MfiDIAS DO SUBSlDIO NA EXPORTAgAO: 

1971-74(1) (EM PORCENTAGEM DO VALOR 

EXPORTADO) 

1971 1972 1973 1974 

Agricultura "in natura" — 12,0 — 10,8 - 11,4 — 10,5 

Agricultura transformada 1,2 - 2,5 — 0,6 — 2,7 

Outros Produtos Primaries — 14,5 — 13,9 — 13,3 — 11,5 

Manufaturados 18,1 22,6 22,2 22,1 

Fonte: Zockun et al. [23]. 

(1) Taxas negativas se referem a impostos (ICM e quota de con- 

tribuiqao do cacau) sobre a exportaqao. 

to de medidas arbitraoas, impondo em consequencia grande mar- 

gem de risco a atividade exportadora do setor agricola. 

Sem duvida, o desempenho da exportaqao agricola foi surpre- 

endente nos ultimas anos, dadas tantas limitaqoes. Aparcnte- 

mente os estimulos externos de preqos e a queda de risco advinda 

da politica de minidesvalorizaqoes compensaram, para alguns pro- 

dutos, parte dos efeitos negativos da politica comercial para o se- 

tor. A pauta de exportaqao agricola ja e um pouco mais diversi- 

ficada. incluindo produtos que, ate o final da decada passada, 

eram insignificantes em termos de valor exportado, como a soja, 

oleo de mamona, carne, sisal e fumo. 

Parece valido, no entanto, admitir que o desempenho das ex- 

portaqoes do setor poderia ter sido bem mais expressive, nao fos- 

se a completa ausencia de uma politica de exportaqao agricola de 

Ion go prazo. Ao contrario do setor industrial, que se ve ampara- 

do por amplo programa de promoqao de exportaqoes, o setor agri- 

cola se encontra ainda a merce de uma politica que aparentemen- 

te visa atender apenas a objetivos imediatistas de equilibrio no 
balanqo de pagamentos e contenqao da inflaqao. 
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3. A CRISE DO BALANQO DE PAGAMENTOS 

Antes de discutir, em maior detalhe, a contribuicjao da agri- 

cultura para com o processo de ajustamento da economia brasi- 

leira a nova situa^ao internacional, algumas considera^oes de 
ordem quantitativa e qualificativa serao apresentadas sobre a 

situaqao do nosso balanqo de pagamentos, assim como a parti- 
cipa<;ao do setor agricola no processo de obtenqao de divisas. A 

respeito de nosso setor externo em termos mais amplos, esta par- 

te do trabalho discutira em primeiro lugar os numeros referen- 
tes ao balanqo de pagamentos no periodo 1973-75 e as politicas 

adotadas a partir de 1974. Em segundo lugar, apresentam-se al- 
guns comentarios sobre nossa politica cambial apos 1973, assim 

como evidencias a respeito do comportamento de nossa taxa de 
cambio efetiva nas exportaqoes de modo geral. 

3.1. Situaqao do Setor Externo e Medidas Tomadas 

O desempenho do balanqo de pagamentos brasileiro em 

1975 demonstrou que o pais continuou a sofrer as consequencias 

de uma conjuntura desfavoravel nos mercados internacionais. A 

crise do petroleo, em fins de 1973, e a resultante deterioraqao das 
relaqoes de troca foram agravadas pela queda dos preqos de va- 

ries produtos agricolas no mercado internacional, trazendo em 

consequencia um agravamento do deficit da conta de transaqoes 
correntes, parcialmente compensado pela entrada de capitals. 

Esses acontecimentos causaram sensivel diminuiqao de nosso ni- 

vel de reservas em 1974 e 1975. A Tabela 3-1 apresenta um re- 

sumo de nosso balanqo de pagamentos nos ultimos tres anos, po- 

dendo-se entao observar o agravamento da situaqao externa a 
partir de 1974. Depois de um sal'do positivo de U$ 2,18 milhoes 

em 1973, o Brasil experimentou uma reduqao de US$ 3,05 mi- 

lhoes em seu nivel de reservas em 1974 e 1975, conjuntamente. 

Desde meados de 1974 as autoridades governamentais tern 

tornado uma serie de medidas com vistas a atenuar a situaqao di- 

ficil do setor externo. A semelhanqa do ocorrido em outros pai- 

ses, uma serie de restriqoes as importaqoes comeqcn a surgir em 

junho de 1974: aumento de tarifas, ampliaqao da lista de pro- 

dutos menos essenciais, eliminaqao de beneficios e isenqoes tari- 

farias de uma serie de industrias, assim como maior controle das 

importaqoes das empresas governamentais. Posteriormente, ja 
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TABELA 3-1 

BRASIL: BALANgo DE PAGAMENTOS (U$ MILHOES) 

Contas 1973 1974 1975 

1 Comercial 7 -4563 -3800 
1 1 Exportaqoes (FOB) 6199 7968 8500 
1.2. Importagoes (FOB) -6192 -12531 -12300 
2. Servigos e Transferencias -1695 -2313 -3200 
3. Conta de Capital (liquido) -1688 -6876 -7000 

3512 6894 5000 
5. Erros e OmissSes 355 -67   

Saldo do Balanqo 2179 -1049 -2000 

em 1975, o g-overno intensificou ainda mais o controle sobre as 

importacoes, introduzindo nova elevaqao de tarifas, a exigencia 

do deposito previo (exclusive petroleo, trigo, fertilizantes e 

alguns outros) e a proibigao de importagao de uma serie de pro- 

dutos considerado's superfluos. 

Do lado das exportaqoes, apenas no inicio de 1976 e que se 

introduziu uma nova medida: a concessao de credito subsidiado 

para o acrescimo de exporta^oes previsto pelo exportadoA11-' 

Esse incentive crediticio, entretanto, aplica-se apenas as expor- 
taqoes de manufaturados e semimanufaturados^12^ Parece entao 

que as medidas ate agora tomadas enfatizaram muito mais o con- 

trole das importacoes e, apenas em 1976, incluiram um novo in- 

centive as exportaqoes de produtos industrializados. Nenhuma 

medida incentivando significativamente as exportagoes de pro- 

dutos agricolas primaries, entretanto, foi introduzida pelo gover- 

no federal nos ultimois anos(13) Para uma conclusao mais defini- 

(11) Resolugao n.o 353 do Banco Central e Oomunicado NR 539 da CACEX, 
respectivamente de 02/12/1975 e de 08/01/1976. 

(12) A extensao dessa resolugao aos produtos primarios e prevista apenas 
para circunstajncias exoepcionais. 

(13) A isengao parcial do ICM nas exporta?6es de soja ate 30 de junho de 
1976 foi, apesar de isolada, uma medida nessa diregao, ainda que vd- 
lida apenas per pouco mais de dois meses. 
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tiva sobre incentivos as exportaqoes, contudo, torna-se necessa- 

rio u mexame do comportamento de nossa taxa de cambio, efe- 

tuado a seguir. 

3.2. Politica Cambial apos 1973 

A sistematica de minidesvalorizaQao, adotada a partir de 1968, 

nao foi alterada depois da crise do balanqo de pagamentos inicia- 

da em 1974. Como se mencionou anteriormente, esse instrumen- 

to, dentre as inumeras medidas tomadas para promover as ex- 

portagoes, foi o unico que beneficiou a agricultura, ao reduzir a 

variancia da taxa de cambio real(14) 

Embora nao admitido oficialmente, o exame da evoluqao da 
taxa de cambio nominal parece indicar que a regra adotada nas 

minidesvalorizaqoes e a ditada pela teoria relativa da paridade do 
poder de coimpra(1S), segundo a qual, a partir de uma dada taxa 

de equilibrio, alteraqoes na relagao entre as taxas de inflaqao in- 
terna e externa mostrariam a necessidade de ajustamento na taxa 

oambial, de sorte a manter em equilibrio as contas do pais com o 

exterior. 

Esse sistema cambial, ao lado do persistente crescimento das 
entradas liquidas de capitals do exterior, logrou manter o nivel 

de reservas do pais em constante ascensao no periodo entre 1968 

e 1973, ao final do qual o Brasil apresentava um saldo de US$ 6 
milhoes em seu estoque de divisas. 

A precipitaqao da crise economica mundial, no final de 1973, 

como ja se mencionou, alterou profundamente esse quadro favora- 
vel de nosso balanqo de pagamentos, apesar dos severos contro- 

les impostos sobre as importaqoes. A politica cambial permane- 

ceu desvalorizando a taxa de cambio Cr$/US$ em magnitude 

aproximadamente igual a diferenqa entre o crescimento interne 

e externo de preqos, embora a frequencia a magnitude dessas al- 
teraqoes tenham aumentado devido a aceleraqao da inflaqao do- 

(14) As exportagoes industrials, como aponta a seqao 2, estao amparadas 
por amplo programa de apoio em que os creditos fiscais tern papel de 
destaque ao lado da propria politica cambial. 

(15) V., por exemplo, [11]. 
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mestica(16) A manutengao desse esquema cambial merece duas 

observaqoes. 

Em primeiro lugar, a teoria da paridade do poder de compra,- 

formulada por Gustav Cassel, baiseia-se na hipotese de inexisten- 

cia ou apenas de pequenas modificaQSes nas variaveis reais do 

comercio internacional(17). Isto e, a regra de desvalorizar pela di- 

ferenqa entre taxas de inflaqao somente mantem em relativo equi- 
librio as contas do pais com o exterior (excluidos os movimentos 

autonomos de capitals) quando as variaQoes de termos de troca, 

custos de transporte, barreiras ao comercio, rendas reais etc. sao 

de pequena magnitude. Pastore et al. [15] demonstraram que, 

dependendo da magnitude de certos parametros(18), podem ocor- 

rer variaqoes maiores nas Variaveis reais em sentidos tais que 

seus efeitos sobre o balanqo de transagoes com o exterior se 

compemsem. Nessas condiqoes somente fenomenos monetarios 

seriam suficientes para indicar as altera^des necessarias na taxa 

de cambio nominal para restabelecer o> equilibrio no mercado de 

divisas. Aparentemente foi esta ultima a situagao verificada en- 

tre 1968 e 1973, o que explicaria O' relativo equilibrio doi balanqo 

de transa^Ses correntes no periodo. 

A consequencia de manter as variagoeis da taxa de cambio 

Cr$/US$ vinculadas ao diferencial de crescimento de preqos, 

numa conjuntura de acentuada deterioraqao dos termos de troca, 

como ocorreu a partir de 1973, correspondeu a uma valorizagao 

da taxa cambial (mesmo levando em conta o aumento das tari- 

fas e subsidios) em termos de uma teorica taxa de equilibrio. 

Mesmo as restrigoes impostas sobre a demanda de importaqoes 

nao evitaram o desequilibrio ocorrido em nossa conta com ex- 

(16) Dependendo de que indice de pregos se adote para avaliar a desvalo- 
rizagao necessdria para manter a paridade do Cr$ em relagao ao US$, 
obtem-se resultados distintos em 1974 (V. Tabela 3-2). Nesse ano a 
taxa de cambio foi elevada, em termos nominais, em 19,5%. Essa 
desvalorizagao 6 igual a diferenga entre as taxas de crescimento de 
pregos ao consumidor nos EUA e Brasil. Aqueie resultado no entan- 
to 6 substanciaimente superior ao ditado pela paridade do poder de 
compra, se se (tomar como medida relevante a diferenga entre o cres- 
cimento dos pregos no atacado entre os dois paises, que foi em 1974 
igual a 11,5%. 

(17) V. James Holmes [83. 

(18) Elasticidade da demanda de importagoes em relagao ao seu custo real 
e a renda domestica; elasticidade da oferta de exportagao com rela- 
gao a sua remuneragao real e a renda do resto do mundo. 



25 

terior. A exportagao nao foi suficientemente estimulada o que 

poderia ter ocorrido com uma taxa cambial mais favoravel) para 
compensar o extraordinario crescimento da demanda de divisas. 

Para o setor agncola as consequencias sao mais serias: en- 

quanto a taxa efetiva de cambio para as exportagoes industrials 
sofre efeito favoravel do subsidio concedido naquelas opera^oes 

(creditos fiscais, financiamentos a juros reais negatives, isenqao 

de imposto de renda), a taxa efetiva nas exportaqoes agricolas e 

negativamente afetada por impostos indiretos (especialmente 
ICM). 

O seg-undo ponto a merecer analise se refere as implicagoes 
das modificaQoes ocorridas nas rela<;6es monetarias internacio- 

nais apos 1973, associadas a manuten^ao das minidesvalorizagoes 

nos termos adotados em 1968. Como se sabe, o sistema cambial 

brasileiro vincula o cruzeiro ao dolar, mantendo, pela regra de 
desvaloriza^ao, mais ou menos inalterado o poder de compra da 

moeda nacional em rela^ao a americana. 

Ate 1971, como as demais moedas mantinham uma relaQao 

fixa com o dolar, desvaloriza<;6es da taxa Cr$/US$ representa- 

vam efetivamente desvaloriza<;oes do cruzeiro relativamente as 

demais moiedas. 

A partir daquele ano, as moedas dos paises industrializados 

passaram a flutuar em rela^ao ao dolar, ao terem abandonado o 

regime de taxa fixa em favor do regime de taxas flexiveis. Isso 
significa, por exemplo, que nao havera necessariamente desvalo- 

rizagao do cruzeiro em relagao ao marco alemao, quando desvalo- 

rizamos em relaqao ao dolar. Se o marco alemao estiver se des- 

valorizando em relaqao ao dolar, a desvaloriza^ao Cr$/US$ sera 
maior que a desvalorizaqao Cr$/marco(19)- exatamente isso 

que se tern verificado desde 1975, com a media das moedas dos 
paises industrializados se desvalorizando em relaqao ao dolar 

americano. 

Deixando de lado o problema levantado anteriormente sobre 
a valorizagao do cruzeiro em relaqao ao dolar, em termos de uma 

taxa de equilibrio no mercado de divisas, pode-se verificar esse 

(19) V., a esse respeito, Adroaldo M. SILVA [18] e Lemgruber [19]. Por 
outro lado, se ocorrer desvalorizagao do marco em relagao ao dolar 
no periodo em que a taxa Cr$/US estS, fixada, havera valorizaqao 
da taxa Cr$/marco. 
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fato pela Tabela 3-2, onde se exibem as variaqoes anuais verifi- 

cadas na taxa Cr$/US$ e na taxa cambial do cruzeiro em relaqao 
a uma media ponderada de moedas dos nossos maiores compra- 

doresf20) Verifica-se que, ao vincuilar o cruzeiro ao dolar, sua 

desvalorizaqao em rela^ao as demais moedas pode ser relativa- 

mente maior ou menor, dependendo de que movimentos estejam 

ocorrendo entre elas e o dolar^21). A partir de meados de 1975, 
essas moedas, em media, se desvalorizavam, fazeudo com cjue a 

desvalorizaqao do- cruzeiro fosse, em relaqao a elas, menor que em 

relaqao ao dolar. 

Incorporando os crescimentos interno e externo de pre(;os. 

verifica-se que, embora a evoluqao da taxa Cr$/US$ em 75 e 76 

venha acompanhando a paridade, o mesmo nao tern ocorrido com 

o cruzeiro em relagao a media daquelas moedas: enquanto a taxa 

de paridade mostraria a necessidade de uma desvalorizagao 

acumulada no periodo 75/ jun 76 da ordem de 36 a 38% (depen- 

dendo de que preqos se adotem no calculo da taxa de cambio de 
paridade), a desvalorizagao do cruzeiro ficou em torno de 30%^ 

Levando em conta o fato de os principals compradores de 
produtos basicos brasileiros serem os paises da Europa('23). a 

menor desvalorizaqao do cruzeiro relativamente as moedas desses 

paises reduz a remunera(;ao em moeda nacional dos exportado- 

res, em relacao a uma situacao em que se considerassem os mo- 

(20) As moedas consideradas sao: franco francos, libra ester Una, yen, pe- 
seta espanhola, dolar americano, lira italiana, franco belga, marco 
alemao e florim holandes. O peso atribuido a cada moeda e a paxti- 
cipagao media do pais correspondenite na pauta de exportagoes brasi- 
leira no periodo 70/74. 

(21) Isso evidentemente nao ocorria ate 1971, quando o sistema monetario 
intemacional era o de taxas fixas de cambio. 

(22) Mesmo que em 1974 a desvalorizagao do cruzeiro, superior a ditada 
pela paridade, houvesse sido suficiente para compensar a queda de 
nossos termos de troca, ajustando o nivel da taxa a nova situaggo (o 
que nao parece ter sido o caso), a desvalorizagao do cruzeiro teria de 
ter sido, no minimo, igual a diferenga entre inflagao interna e exter- 
na, dado que o problema do balango de pagamentos nao esta so- 
lucionado. 

(23) Aos paises da Comunidade Economica Europeia e da Associagao Eu- 
ropeia de Livre Comercio foram exportados, em 1974, 39% dos pro- 
dutos basicos enviados ao exterior pelo Brasil. Aos Estados Unidos 
couberam 19% daquele total. 
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TABELA 3-2 

VARIACAO PERCENTUAL ANUAL DAS TAXAS 

CAMBIAIS (FINAL DE PERIODO) 

Cr$ / US$ Cr$ / Moedas^^ 

Nomi- - Pari- Pari- Nomi- Pari- Pari- 

nal dade(2) dade(2) nal dade(2) dade(2) 

IPA ICV IPA ICV 

71 13,8 16,1 16,7 17,9 15,4 14,2 
12 10,3 11,1 13,0 7,8 10,7 11,2 
73 0,1 0,3 4,5 2,1 2,4 4,2 
74 19,5 11,5 19,6 22,5 10,3 18,0 
75 22,0 24,8 22,2 15,7 20,2 17,5 
76 (jun. ) 19,1 18,3 21,8 15,5 16,5 20,2 

Fonte: Boletim do Banco Central 12 (4), — para as taxas de 

cambio nominais; International Financial Statistics (va- 

ries numeros) para os indices de preqo. 

(1) Variagao do cruzeiro em relagao a media ponderada 

das seguintes moedas: dolar americano (0,216); marco 

alemao (0,083), florim holandes (0,078), yen (0,064), lira 
(0,058), libra esterlina (0,048), peseta espanhola (0,037), 

franco frances (0,036) e franco belga (0,024). O mimero 

entre parenteses e o peso atribuido a cada moeda e cor- 

responde a participate media do pais na pauta de ex- 
portaqoes brasileiras no periodo 70/74. 

(2) Variagao nas taxas cambiais de paridade, construida uti- 

lizando alternativamente indice de preqos no atacado 

(IPA) e indice de preqos ao consumidor (ICV) no Bra- 

sil e nos paises correspondentes. 

vimentos entre o dolar e essas moedas para efeitos de desvalori- 

zaqao do cruzeiro(24) 

(24) Parece valido especular sobre a possibilidade de, pelo menos parte dos 
movimentos descendentes de pregos internadonais em US$ de pro- 
dutos agricolas a partir de 1975, ser resultado das desvalorizagoes des- 
sas moedas em relagao ao dolar, dado que tais paises, oomo um todo, 
sao importantes no mercado mundial desses produtos. 
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Acrescentando a isso o fato de as exportaqoes agricolas serem 
taxadas por impostos indiretos e facil verifioar que as vendas ao 

exterior desses produtos nao podem estar sendo adequadamente 

estimuladas. A consequencia mais direta do fato, supondo que a 

demanda externa pelo produto brasileiro seja elastica, reside em 

que o Brasil deve estar auferindo menos receita- cambial do que 

poderia obter sob um esquema cambial que levasse pelo menos 

esse fator em consideraqao. 

4 A AGRICULTURA E O COM^RCIO EXTERIOR 

BRASILEIRO 

A situagao descrita na se^ao anterior revelou uma posiqao 

extremamente desfavoravel de nosso balanqo de pagamentos, ne- 

nhum incentivo mais significativo as exporta<;5es de produtos 

agricolas e uma taxa cambial ainda mais sobrevalorizada ap con- 

siderar as flutuaqoes das demais moedas em relaqao ao dolar. Co- 

mo consequencia, seria logico pensar em um maior estimulo as 
cxportagoes de produtos agricolas e uma taxa cambial ainda mais 

sobrevalorizada ao considerar as flutuaqoes das demais moedas 

em relaqao ao dolar. Como consequencia, seria logico pensar 

em um maior estimulo as exportaqoes agricolas como parte de 

uma politica visando a diminuiqao dos deficits em nosso balanqo 
comercial. Antes, entretanto, de examiinar esta questao, pro- 

curar-se-a colocar em melhor perspectiva a posiqao do setor agri- 

cola no comercio exterior brasileiro ao longo do tempo, assim co- 

mo alguns indicadores relevantes ao desempenho do setor no pe- 
riodo mais recente. 

4.1. Agricultura e Exportaqoes 

For um longo periodo de tempo a agricultura tern contribui- 

do com a maior parte do total das exportaqoes brasileiras: como 

media do periodo 1960/67 essa participaqao foi de 86%, em 1970 

de 75%, tendo diminuido para 67% em 1974 (Tabela 4.1). Essa 
queda na participaqao relativa da agricultura no total exporta- 

do, e claro, retrata tambem os extraordinarios progresses do Bra- 

sil na exportaqao de produtos industrializados nos ultimos dez 
anos, evidenciando o sucesso da politica de promoqao as expor- 

taqoes desse setor. Especificamente para o setor agricola, xim 
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aspecto relevante se situa na significativa participa^ao das tran- 

saqoes com o exterior no valor total da produ^ao agricola: nos 

quadrienios compreendidos entre 1954/58 e 1969/73, essa pro- 

porqao esteve entre 23 e 31% 

Por outro lado, em termos de soluqao do problema do balan- 

qo de pagamentos, uma questao importante a considerar e a ve- 

locidade de resposta do setor agricola aos estimulos de mercado. 
A esse respeito, ainda que sem pretender esgotar as evidencias, 

deve-se mencionar que a produqao brasileira de soja, que foi de 
657 mil toneladas em 1968, passou a 11.000 mil toneladas em 1976. 

Por outro lado, a exportaQao total de produtos agricolas (basicos 

e transformados), que foi de 1.522 milhoes de dolares em 1968, 

TABELA 4-1 

PARTICIPAgAO DA AGRICULTURA NA PAUTA DE 

EXPORTAgAO (US$ FOB MILHOES) 

Total Agricultural (2) / (1) 

Ano (1) (2) (%) 

1.960/67 1464 1257 86 

1.968 1872 1522 81 

1.969 2291 1835 8p 

1.970 2714 2034 75 

1.971 2807 2092 75 

1.972 3957 2963 75 

1.973 6081 4470 74 

1.974 7752 5211 67 

Fonte: Zockun et al [23]. 

(a) O valor das exporta^oes agricolas fica ligeiramente supe- 

restimado, em fungao da inclusao do valor adicionado no ca- 

so de produtos agricolas processados. Em 1974, por exem- 

plo, estima-se que a participagao da agricultura no valor 
total exportado esteja em torno de SO a 55%. 

(24) V. Von DOELLINGER et al [21] e ZOCKUN [23]. 
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passou a 5.211 milhoes de dolares em 1974 (Tabela 4.1). Alem 

disso, a ocupaQao de nossas fronteiras agricolas em resposta a 

melhora da infra-estrutura de transporte rodoviario perniitiu o 

aumento da noissa produ^ao agricola nas decadas de 50 e 60, ape- 
sar de uma relativa negligencia governamental com o setor (NI- 

CHOLLS, 1975). 

Adicionalmente, e relevante lembrar que o maior realismo na 

politica cambial no periodo 1968-73, atraves das minidesvalori- 
zaqoes e da evolugao favoravel dos preqos internacionais de nos- 

sos produtos, representou fator importante para a ampliaqao da 

produ^ao e exportagao agricola. Bsses aumentos foram obtidos 

sem os incentivos fiscais aplicaveis as exportaqoes de manufatu- 

rados: na realidade, o produto agricola era e continua sendo ta- 

xado nas exportaqoes, atraves da incidencia de dois impostos in- 

diretos (ICM e FUNRURAL)(26), alem de terem existido varies 

tipos de restriqoes a livre comercializaqao externa desses produ- 

tos pela CACEX(i27). 

4.2. Pregos Internacionais (1968-75) 

Com respeito aos produtos primiarios de nossa pauta, poide-se 

observar pelos dados da Tabela 4.2 que a evolugao de pregos no 

periodo 1968/72 foi favotravel (excegao a 1971) mas as grandes 

elevagoes ocorreram a partir de 1972. Os pregos extremamente 

altos no periodo 1972/74 refletiam nao apenas a tendencia cres- 

cente da demanda mundial por diversos bens agricolas mas tam- 
bem a ocorrencia de fenomenos de curto prazo afetando a oferta 

de varies produtos no mercado mundial. Convem tambem notar 

que o indice de pregos de exportagao da industria de transformagao 
teve um comportamento mais favoravel que o de produtos nao- 
industrializados, exatamente no periodo em que o primeiro setoi 

estava recebendo o incentive adicional do programa de incenti- 

vos fiscais as exportagoes. Por outro lado, o setor agricola ja em 
1974 e, mais pronunciadamente em 1975, passou a enfrentar uma 

conjuntura de pregos menos favoraveis no mercado internacio- 

nal. Em 1974, o indice de pregos dos nao-industrializados elevou- 

se em apenas 13%, enquanto o da industria de transformagao ele- 

(26) Ver a Tabela 2.3 para a magnitude dessa taxagao (nao considerado 
o PtTNRURAL) no periodo 1971-74. 

(27) Ver Zockun et al [23] para maior detalhamento dessas restrigbes no 
periodo 1968-74. 
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vou-se em 53%. Em 1975, por outro lado, enquanto o primeiro 

caiu 8%, o segundo caiu apenas 4%. 

Alem do simples exame da evolugao dos pregos internacio- 
nais de produtos agricolas, torna-se impoirtante a obtenqao de in- 

formaqoes sobre as condi^oes de rentabilidade do setor agricola 

exportador nesse periodo mais recente. Os dados da Tabela 4.3 

significam uma tentativa, ainda que imperfeita, nessa direcao, 

pois representam o comportamento da relagao de trocas na agri- 

cultura de exporta<;ao(28), isto e, pre^os de venda de seus produ- 

tos e de compra dos insumos necessarios a produgao. Pode-se 

entao verificar uma deterioraqao nas condigoes de rentabilidade 

TABELA 4-2 

PREgOS INTERNACIONAIS E RELAgAO DE TROCA, 

BRASIL, 1966-75, INDICES (BASE: 1970 i= 100) 

Ano Produtos Nao- 

Industrializados 

Industria de 

Transformagao, 
Total (1) 

Termos de 

Troca 

1968 77,4 90,4 35,7 
1969 84,6 94,7 90,4 
1970 100,0 100,0 100,0 
1971 86,2 111,0 92,6 
1972 103,0 124,0 98,1 
1973 141,0 175,0 107,4 
1974 159,0 267,3 53,7 
1975 146,8 256,9 57,5 

(1) Inclui: Metalurgica, Mecanica, Material Eletrico e de Co- 

munioagoes, Material de Transporte, Madeira, Quimica, 

Textil e Produtos Alimentares. 

Fonte: Conjuntura Economica, maio, 1976, para as duas primei- 

ras colunas e Von Doellinger [22], para a terceira. 

(28) O cafe nao foi incluido entre os produtos abrangidos pelo indice, em 
vista da caracteristica especial desse produto brasileiro no mer'cado 
internacional e tambem pela ocorrencia da geada em 1975. Por outro 
lado, os numeros da relagao de trocas para 1976 devem estar ligeira- 
mente subestimados, em fungao da melhora de alguns pregos inter- 
nacionais a partir de maio de 1976 (principalmente a soja). 
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desses produtos a partir de 1974, agravando-se a situacao em 

1975. 

As cotagoes de diversoe produtos agricolas brasileiros conti- 

nuaram com tendencia declinante no mercado internacional du- 

rante o ano de 1975 e inicio de 1976. De fato, as medias das cota- 

qocs de sete desses produtos(29) em 1975 foram inferiores as de 

1974. Mais importante, entretanto, era o fato de as cotaqSes de 

dez.embro de 1975 para esses produtos, excegao ao algodao, terem 

sido inferiores a media de 1975, fato que salientava a tendencia 

declinante dos pregos internacionais. Alguns dos produtos como 

nos casos do arroz, oleo de mamona e soja, estavam em dezem- 

TABELA 4-3 

RELAQAO DE TROCAS: SETOR AGR1COLA — PRODU- 

TOS DE EXPORTAQAO, 1970-75 (1972 = 100) (a) 

Ano R. G. Sul Sao Paulo Parana S. Catarina M. Gerais 

1970 83,9 89,8 79,2 85,4 67,9 

1971 95,4 101,7 94,5i 100,6 87,3 

1972 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1973 121,9 108,3 114,0 127,2 100,1 

1974 93,3 83,2 84,0 93,9 86,2 

1975 88,1 78,6 81,1 90,7 96,2 

1976    81,5 77,2 95,9 96,3 

(a) Relagao Troicas: Quociente do indice de preqos recebidos e 

indice de preqos pagos pelos agricultores. O ano de 1976 

corresponde a media ate maio, com exceqao de Sao Paulo e 
Minas Gerais, que vao ate abril. Produtos incluidos: Laran- 

ja, algodao, cana, amendoim, milho, arroz, soja, fumo e la; 

alguns estados nao tiveram todos os produtos. 

Fonte: Ministerio da Agricultura para preqos recebidos e Con- 

juntura Economica, julho, 1976, para indice de preqos 

pagos. 

(29) Algodao, soja, oleo de amendoim, arroz, juta, 61eo de mamona e 
milho. 
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bro de 1975 com preqos inferiores ate aos de 1973. O algodao 

era o unico produto entre os sete cujas cotaQoes no iinal de 1975 

apresentaram uma rea^ao positiva em relacjao ao periodo inicial 

do ano. 

No inicio de 1976 (pelo menos ate abril), a conjuntura inter- 

nacional continuou desfavoravel ao Brasil (excetuando o- caso do 

cafe), inclusive quanto ao preqo de um dos seus principals produ- 

tos na pauta de exportagao, a soja. Essa situa^o, que ameagava 

tornar o produto gravoso em termos de comercializagao externa, 

motivou o governo federal a conceder isengao parcial e tempora- 
ria do ICM nas exportagoes na forma de grao. Entretanto, pro- 

vavelmente em funqao das adversas condi^oes climaticas na Eu- 
ropa e compras por parte da Russia e China, entre outros fatores, 

o mercado reagiu, a ponto de o prego da soja ter alcanqado quase 

US$ 300 a tonelada em junho-julho passados. Ja em fins de ju- 

Iho e inicio de agosto, todavia, a cotaqao do produto (CIF — 

Rotterdan) tinha caido para US$ 230—240 a tonelada e em tor- 

no de US$ 250 no final de 1976. 

Como resultado da alteraqao favoravel verificada no preqo 
internacional da soja, a comercializagao externa de nossa safra 

ocorreu em condi9oes bastante boas, alcanqando talvez um pre- 
qo medio ao redor de US$ 250 a tonelada e uma receita cambial 

total (graos, farelo e oleo) provavelmente superior a US$ 1,5 bi- 

lboes. Em funqao dessa melhora dos preqos internacionais e do 

grande aumento esperado na receita cambial do cafe (superior a 
US$ 2 bilhoes), o total das exportaq5es brasileiras devera ficar 

em 1976 entre US$ 9,5 — 10 bilhoes, resultado superior as expec- 

tativas governamentais. de se notar, entretanto, que a receita 

de cafe nao deve representar uma melhoria permanente em nos- 

sos termos de troca, em funqao da provavel recuperaqao da pro- 

duqao mundial do produto e retorno das cotaqoes a niveis mais 

proximos aqueles prevalecentes ate 1975(30). Esse aspecto, cabe en- 

fatizar, e bastante relevante pois, caso a melhoria nos termos de 

troca (cafe) fosse de carater permanente, a magnitude da trans- 
ferencia real (bens e serviqos) que a economia brasileira deveria 

fazer ao exterior, em razao do aumento do preqo do petroleo, 

(30) Em rela?ao ao primeiro semesfcre de 1975, a cotaqao do cafe em Nova 
York mais do que dobrou, tomando outubro de 1976 para comparaqao. 
A quantidade exportada no l.o semestre de 1976 foi apenas 16% in- 
ferior a de igual periodo de 1975, indicando portanto um grande ga- 
nho em receita cambial. 
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seria inferior aquela antevista em 1974 e 1975(31). Caso contrario, 
isto e, com uma melihora apenas temporaria nos termos de tro- 

ca(32), nao se poderia atenuar aquela transferencia em condiqoes 

permanentes. 

5. MAIOR CONTRIBUIQAO DA AGRICULTURA 

O noftavel desempenho do setor soja, neste e nos ultimos 

anos, em termos de comercio exterior, a'liado a atual situacao cri- 

tica de nosso balanqo de pagamentos, caracterizam um pano de 
fundo para a seguinte indagaqao. Estara ja o setor agricola pro- 

porcionando toda a sua possivel contribuiqao para o problema de 
ajustamento da economia brasileira as novas circunstancias ex- 

ternas, retratadas na grave situaqao de nosso balango de paga- 

mentos? Para analisar a questao, esta seqao do trabalho pro- 

curara colocar, ainda que de modo conciso, o problema envol- 

vido no delineamento da politica economica brasileira: um maior 
incentive as exportacjoes agricolas, visando solucionar a critica 

situacao do- balanqo de pagamentos, de um lado, e as consequen- 

cias dai advindas em termos do "adequado" abastecimento do 

mercado interno, principalmente quanto ao impacto no indice do 
custo de vida. 

Em fungao do conjunto de medidas governamentais relacio- 

nadas ao problema do balanqo de pagamentos e anteriormente 

mencionadas, foi possivel observar que a unica visando incenti- 

var as expor/tagoes cobria apenas o setor de manufaturados e se- 
mimanufaturados. Por outro lado, nossas exportaqoes, total e 

agricolas, deverao apresentar um razoavel crescimento em 1976, 

fortemente influenciado, contudo, pelos preqos tempofariamente 

favoraveis de cafe no mercado internacional. O setor agricola, 

ainda responsavel pela maior parte do valoir de nossas exporta- 

(31) Em termos da relagao de trocas do Drasil (Tabela 4.2), a expectativa 
seria de uma melhora a partir de 1976, ja que o cafe ainda e um pro- 
duto de peso respeitavel em nossa pauta de exportagao. 

(32) O agucar 6 um exemplo recente desse caso. Pregos extremamente fa- 
voraveis em 1974 e 1975 deram ao Brasil exportagdes superiores a 
US$ 1 bilhao, mas em 1976 os pregos retornaram ao nfvel predomi- 
nante em 1973 e, portanto, ocorreu sensivel queda na receita cambial 
do produto (-84% no primeiro semesitre). 
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goes, totais e agncolas, deverao apresentar um razoavel cresci- 

mento em 1976, fortemente influenciado, contudo, pelos pre^os 

temporariamente favoraveis de cafe no mercado internacional. O 
setor agricola, ainda responsavel pela maior parte do valor de 

nossas exportaqoes, nao recebeu nes-ses ultimos anos, entretan- 

to, incentivos significantes atraves de politicas governamentais 

que abrangessem o setor com nm todo(33;) A participaqao da 

agricultura no processo de ajustamento da economia brasileira as 

novas circunstancias na area internacional poderia se tornar mais 

efetiva, caso as politicas de controle das importaqoes e do dispen- 

dio agregado, atualmente -em adoqao, fossem combinadas com 

nma politica de incentive as exportaqoes de produtos agricolas 

de modo geral. A seguir, essa possibilidade de alteraqao na po- 
litica brasileira referente ao setor externo sera analisada pro- 

curando considerar a situaqao e problemas envolvidos, em ter- 

mos de curto e medio prazos. 

5.1. A Situaqao no Curto Prazo 

Um aumento das exportaqoes de produtos agricolas brasilei- 

ros, "in natura" e processados, poderia ser obtido atraves da 

melhora de sua rentabilidade em termos reais. No curto prazo, 

duas alternativas para atingir esse objetivo seriam uma desvalo- 

rizaqao cambial ou a eliminaqao de impostos indiretos incidindo 

na comercializaqao externa desse grupo de produtos(34) A pri- 

meira alternativa resulta especificamente da deterioraqao dos 

termos de troca do Brasil a partir de 1974 e do fato de as desva- 

lorizaqoes efetivas do cruzeiro nao estarem acompanhando as 

(33) O programa de subsidios a fertilizantes, a partir de 1975, foi favora- 
vel ao setor; entretanto, nao se pods esquecer que o aumento da taxa 
de juros nos financiamentos e principalmente a reintrodugao do sis- 
tema de oontingenciamento nas impcrtaqoes, aituaram em sentido 
oontrario ao subsidk) de 40%. 

(34) Basioamente o ICM e o FUNRURAL, com aliquotas de 13% e 2,5% 
respectivamente. Essa altefnativa, apesar de permitida pela legisla- 
<jao do GATT, envolve alguns problemas internos. O primeiro diz res- 
peito a grande dependencia de alguns estados da arrecadagao do ICM 
nas transagoes com o exterior. O segundo relaciona-se a necessidade 
de compensagao ao setor industrial, desde que nao se queira penali- 
zar as exportaqoes de produtos agricolas processados. Algumas suges- 
toes tern sido apresentadas quanto ao primeiro problema, em sua 
maioria, entretanto, envolvendo uma reformulagao do sistema tribu- 
tario brasileiro. Pareoe-nos esta uma area aberta a investigaqoes 
mais detalhadas de parte dos eoonomistas brasileiros. 
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magnitudes indicadas pela doutrina da paridade do poder de tro- 
ca a partir de 1975. A segunda, ainda que menos abrangente, re- 

conhece a discrimina^o sofrida pelo setor agricola(3S) na politica 
comercial brasileira no periodo recente, em relaqao ao setor ex- 

portador de produtos manufaturadois. 

importante mencionar tambem que a alternativa de desva- 

loriza^ao cambial implicaria em uma alteraqao do preqo relativo 

entre bens transacionados e nao-transacionados internacionai- 
mente, tudo o mais constante. A segunda implicaria em uma 

alteragao dos pre^os relativos entre os exportaveis agricolas e de- 

mais bens, isto e, bens importaveis, exportaveis nao-agricolas e 

nao-transacionados internacionalmente (domesticos). Em ambos 

os casos, a rentabilidade do setor agricola seria afetada positi- 

vamente e a expectativa seria de que, decorrido o^ tempo necessa- 

rio as caracteristicas da atividade agricola, a produqao aumenta- 

ria e, consequentemente, tambem as exportaqoes. Resta discu- 

tir, porem, quais os problemas que uma estrategia desse tipo acar- 

retaria na atual conjuntura economica brasileira. 

Talvez o argumento mais importante em contrario a este 

tipo de politica seja aquele que enfatiza a eleva^ao resultante nos 

pre^os domesticos dos produtos agricolas exportados e o conse- 

quente impacto no indice do custo de vida, basicamente atraves 

de seus componentes alimentagao e vestuario, inclusive em ter- 
mos distributivos. De fato, pelos dados da Tabela 5-1, pode-se 

observar que, para a classe de renda familiar modal no munici- 

pio de Sao Paulo, 43,5% da despesa familiar se concentram no 

componente alimentaqao. Adicionalmente, a Tabela mostra as 

variagoes do indice geral e de seus diversos componentes nos anos 

de 1974, 1975 e primeiros nove meses de 1976. Pode-se entao 
observar que, em 1975, o componente alimentaqao foi o que teve a 

menor eleva(;ao entre todos, enquanto que em 1974 foi um dos 

que mais contribuiram para a eleva^ao do indice geral. 

Quando a proporqao da renda familiar gasta em alimentos 

e bastante elevada, como o e para a maioria das familias brasilei- 
ras, o impacto de politicas que resultam em eleva^ao do pre^o de 

alimentos pode ser bastante serio em termos de queda de renda 

real, alem de ter uma incidencia regressiva, uma vez que aquela 
proporgao declina com o aumento da renda. A magnitude desse 

impacto, direta e indiretamente, no indice do custo de vida. de- 

(35) Os dados da Tabela 2.3 ilustram esse ponto, para o periodo 1970-74. 
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pendera da importancia dos produtos exportados em reiaqao a 

totalidade dos produtos e dos efeitos substituigao na produgao e 

consumo, tanto no caso dos alimentos consumidos "in natura" 

quanto no dos produtos industrializados que utilizam materia- 

prima agncola. 

Ainda que o efeito sobre preqos domesticos de uma medida 
incentivadora das exporta^oes agricolas nao possa ser considera- 

do desprezivel, o componente alimentaqao do indice de custo de 

vida inclui tambem um numero grande de produtos tradicional- 

mente nao exportados ou importados (cereais, leite e derivados, 
aves, frutas, legumes, verduras e tuberculos), para os quais o 

efeito direto seria consideravelmente menor. O mesmo acontece 

em outros componentes do indice geral, que incluem basicamente 

produtos transformados. Esse fato tambem pode ser explicado 

de modo alternativo(36): um produto qualquer, que seja desloca- 
vel geograficamente, teria um ponto de importaqao e outro de ex- 

TABELA 5-1 

INDICE DE PREgOS AO CONSUMIDOR (CUSTO DE 

VIDA) — MUNICIPIO DE SAO PAULO 

(CLASSE DE RENDA FAMILIAR MODAL) 

Componentes do Pesos no Indice Variaqao Anual (em %) 

Indice (em %) 1974 1975 1976 
(9 meses) 

Geral 100,00 33,03 29,27 29,38 
Alimentagao 43,53 37,04 26,40 29,52 
Habita^ao 22,68 27,00 32,25 28,33 
Despesas Pessoais 13,63 30,54 27,01 27,01 
Vestuario 6,40 21,88 29,41 28,24 
Transportes 6,28 45,91 31,59 41,58 
Saude 5,28 25,23 42,28 26,13 
Educaqao 2,20 34,91 26,82 26,59 

Fonte: Publicagdes da PIPE — Seer. Finanqas da ref. do Mun. 

Sao Paulo. 

(36) V. HINSHAW [7], no qual as consideragoes do texto estao baseadas. 



38 

poita^ao, em termos de pre^o; para um produto padronizado, o 

ponto de importa^ao e o preqo internacional (FOB, determinado 

pais) mais o custo de transferencia, enquanto o ponto de expor- 

taqao corresponderia ao mesmo pre^o internacional menois o cus- 

to de transferencia. Para os bens normalmente transacionados 

internacionalmente, esses dois pontos sao bem proximos um do 

outro, o contrario acontecendo com os bens domesticos tipicos 

Acontece, entretanto, que, mesmo para os primeiros, a distancia 

entre os dos pontos pode ser consideravelmente aumentada pela 

introdu^ao de impostos de importa^ao e expoirtaQao no pais em 

questao e em outros paises. 

B interessante tambem salientar que essas intervenqoes de 

comercio poir parte de um determinado pais (Brasil, por exemplo) 
podem transferir seus produtos da categoria de transacionados 

internacionalmente (exportaveis e importaveis) para a categoria 
de bens domesticos. Estes ultimos caracterizam-se pel© fato de 

que, como a distancia entre os pontos de importa<;ao e exporta- 

<;ao e grande, apenas as forgas internas sao relevantes na determi- 

nagao de pre<;os e quantidades ao longo do tempo(37). Nessa ca- 

tegoria de bens domesticos estao incluidos os diversos grupos de 
produtos acima mencionados, alguns deles pelo menos, estrita- 

mente como resultado da politica comercial brasileira. Em con- 

sequencia, as flutuaqoes da oferta agricola, principalmente por 

razoes climaticas, trazem grandes variaqoes nos preQos(38) Nos 

primeiros cinco meses de 1976, por exemplo, alguns produtos, co- 

mo feijao, batata, cebola e batatinha, no conjunto, tiveram uma 

elevacao de pre(;os da ordem de 35%, contribuindo para uma ele- 

vaqao de 2,5 pontos no indice de custo de vida no municipio de 

Sao Paulo(39) O arroz, e outro caso interessante: ainda que seu 

(37) Forgas extemas, taxa de cambio e pregos intemacionais exeroeriam, 
todavia, um efeito indireto. atraves da alteracao do prego relative en- 
tre bens transacionados internacionalmente e domesticos e o conse- 
quente efeito substituigao na produigao e consumo dos ultimos. 

(38) O feijao em 1976 foi tipico desse caso. Com uma redugao de produ- 
gao da primeira safra, de 14,4%, em maio de 1976 o prego no varejo 
foi 77% superior ao de dezembro de 1975. Por outro lado, apenas no 
segundo semestre de 1976 6 que as primeiras importagoes por orgaos 
governamentais foram realizadas 

(39) O cafe e outro produto, ainda que tradicionalmente exportado, que 
teve uma elevagao de prego de 100% nos primeiros cinco meses, con- 
tribuindo sozinho para uma alta de 1,2 pontos no indice geral. A 
retirada do subsidio ao consumidor domestico permitiu que a grande 
elevagao na cotagao internacional do produto fluisse para o mercado 

(... > 
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preqo tenha permanecido estavel nesses meses iniciais, seu nivel 
tern estado, em maior on menor gran, acima da cotaqao internacio- 

nal desde o segundo semestre de 1974, o que constitui uma taxa- 

qao regressiva implicita ao consumidor brasileiro(40). O algodao 

atualmente esta em situaQao semelhante, ainda que com implica- 
Qoes adicionais(41); como o prego interno da materia-prima esta 

sensivelmente acima da cotagao internacional, alem do impacto 

no custo de vida, a competitividade internacional de nossos ma- 

nufaturados de algodao e negativamente afetada, diminuindo as 

exportagoes desses produtos. O caso do trigo, por outro lado, e 

exatamente oposto, pois o consumidor interno e altamente subsi- 

diado pela politica de pregos do governo. 

As consideragoes acima visaram apenas indicar que o argu- 

mento contrario a um maior estimulo as exportagoes agricolas, 

baseado nas consequencias adversas no indice de custo de vida, 
principalmente no item alimentagao, assim como seu carater re- 
gressivo, esbarra em algumas incoerencias na propria politica go- 

vernamental na area de abastecimento do mercado interno(42). 

Alem disso, provavelmente, no curto prazo, deve-se realizar uma 

comparagao mais adequada entre dois tipos de politicas relaciona- 

das a crise do balango de pagamentos, ambas trazendo custos a 

(- -) 
interno. Este, portanto, parece ter sido um caso em que a necessi- 
dade de obtencao de divisas predominou em relagao ao abastecimen- 
to do mercado interno. 

(40) fi util voltar a mencionar que, assumindo uma certa mobilidade de 
recunsos entre produtos, o incentivo as exportagoes agricolas poderia 
exercer um impacto desfavoravel na produgao de bens agrioolas do- 
mesticos, como aqueles mencionados no texto. No curto prazo, um 
tratamento fiscal mais favoravel para alguns produtos alimenticios 
tipicamente consumidos pelas populagoes de menor renda poderia 
ser utilizado como medida compensatoria. Por outro lado, uma. poli- 
tica mais liberal na importagao desses produtos tenderia a beneficiar 
esses consumidores, em alguns casos de modo significative, impedin- 
do inclusive as sensiveis altas de pregos ocasionadas por problemas 
climaticos intemos. 

(41) Por exemplo, entre julho de 1975 e julho de 1976 a cotagao do algodao 
na Bolsa de Mercadorias de Sao Paulo subiu 242%, enquanto a cota- 
qao internacional subia apenas 71% e a desvalorizagao cambial foi de 
33% (dados de pregos obtidos de Informe Semanal — CFP, n.o 82). 

(42) O processo de decisoes govemamentais nessa area esta, sem duvida, 
merecendo a realizacao de estudos mais aprofundados por parte de 
estudantes e economistas brasileiros, em vista da existencia de obje- 
tivos conflitantes. O recente trabalho de LATTIMORE [9] e uma 
tentativa nessa diregao. 
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sociedade brasileira: a primeira, envolvendo a combinaQao de me- 
didas de contra^ao de dispendio, desestimulo as importances e 

estimulo as exportanoes, inclusive agricolas; a segunda, mais 

proxima da seguida atualmente, envolvendo contranao de dispen- 
dio, desestimulo as importanoes e estimulo apcnas as exportanoes 

de manufaturados. Enquanto a primeira traria uma consequen- 

cia adversa em termos do* indice de custo de vida, a segunda pro- 

vavelmente exigiria medidas contracionistas mais severas que as 

necessarias, quanto ao ajustamento da economia a crise do ba- 

lanqo de pagamentos, com consequencias negativas no mercado 

de trabalho, inclusive quanto ao emprego de trabalhadores me- 
nos qualificados(43b 

Alem do mais, o argumento relacionado ao custo de vida en- 

fatiza os aspectos distributives mas, detendo-se apenas quanto ao 
setoir urbano da economia. O impacto de uma maior abertura ao 

exterior, em termos de emprego e renda no setor agricola e a 

propria distribuigao de renda em termos reais, sao totalmente 
ignorados naquele argumento. Entretanto, quando se considera 

que 40% da forqa de trabalho ainda estavam no setor primario 

da economia em 1970, e que apenas 20% daqueles engajados em 
atividades desse setor tinham renda superior ao salario minimo 

medio (Langoni, 1973), percebe-se a importancia de incluir o se- 

tor agricola, ao comentar aspectos de renda e de distribuinao. 

Vale ainda observar que, no periodo posterior a 1970, quando 

a relaqao de trocas da agricultural passou a evoluir favoravel- 

mente, os salariois pagos nesse setor apresentaram significative 

aumento em termos reais: por exemplo, em Sao Paulo, entre 1970 

e 1973, a remuneranao do diarista residente aumentou em 36%, 
enquanto que o salario medio de trabalhadores permanentes na 

agricultura da regiao Centro-Sul(4S) aumentou em 41% entre o 

(43) A analise da Conjuntura Economica (fev., 1976) do mercado de em- 
pregos de Sao Paulo em 1975 mencionava: «Por outro lado, houve, 
oom a continuada imigragao de outras regioes do Pals, um excesso 
de mao-de-obra nao qualificada que dificilmente tera sido possivel 
absorver no mesmo ritmo anterior». 

(44) Razao entre o indioe de preqos recebidos e pagos pelo setor agricola; 
para o con junto de produtos, v. coluinas 60 a 67 dos Indices Econo- 
micos Regionais da Conjuntura Economica. Para os principals pro- 
dutos de exportaqao, v. a Tabela 4.3. 

(45) Os salarios de trabalhadores permanentes sao aqueles publicados em 
Conjuntura Economica, junho, 1974, enquanto as quantidades de tra- 

(...) 
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primeiro semestre de 1970 e segundo semestre de 1973. Ainda 

que outros fatores devam ter sido importantes para que essa evo- 

luqao se verificasse, inclusive as altas taxas de crescimento eco- 

nomico no periodo e coinsequentemente da demanda de trabalho 

no setor urbano, nao se pode menosprezar as condi^oes de renta- 

bilidade na agricultura como fator relevante para a determina^ao 

da remuneraqao ao fator trabalho nessa atividade(46). 

5.2. A Situagao a Medio e Longo Prazo® 

Por outro lado, passando a enfocar a questao da contribuiqao 

da agricultura em termos de abastecimento interno e de geraqao 

de divisas no medio e longo prazos, as perspectivas sao mais fa- 
voraveis nesses dois horizontes, ao contrario da situaqao de curto 

prazo, em que um serio dilema de politica economica parece exis- 

tir. A perspectiva mais favoravel para o longo prazo, entretanto, 

fica condicionada a tomada de medidas na area de investimentos 

governamentais no presente. 

Para melhor colocar o argumento que se segue, e util rever 

algumas das comsequencias para o setor agricola, da estrategia de 

desenvolvimento economico brasileiro no periodo do pos-guerra, 
isto e, substituiqao de importagao no setor industrial(47) Com 

esse objetivo, os instrumentos de politica cambial, comercial e de 
investimentos publicos, entre outros, foram manipulados para in- 

duzir uma drastica realoca^ao de recursos na economia brasileira. 

Como resultado, a agricultura foi penalizada nao apenas quanto 

as suas condiQoes de rentabilidade direta (principalmente via po- 

litica cambial, comercial e controle de pregos), mas tambem no 
que se refere a investimentos governamentais em duas areas ba- 
sicas: infra-estrutura de comercializagao externa e pesquisa agro- 

(...) 
balhadores obtidas no censo de 1970 foram utilizadas para a pcnde- 
ragao. Para Sao Paulo, os dados sao do Prognostico 76/77 (EEA). Tb- 
das as informagoes foram deflacionadas pelo Indice 2 da Conjuntu- 
ra Economica. 

(46) Um iaateressante trabalho evidenciando a importancia da relagao de 
trocas na agricultura para a determinagao de quantidade empregada 
e salaries no setor e o de SAYLOR (1974), ainda que especifico para 
o estado de Sao Paulo. 

(47) O objetivo da primeira parte deste trabalho consistiu exatamente em 
documentar a politica do pos-guerra, permittndo que, a esta altura, 
algumas implicagbes sejam apresentadas. 
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nomica. Apesar de representarem distorqoes do passado, pro- 

curaremos salientar suas implioa9oes para a situa<;ao brasileira 

presente e a possibilidade de medidas corretivas para o future. 

Quanto ao fato de a infra-estrutura de comercializaqao exter- 
na ter sido e ainda ser precaria, uma parte da explica^ao prova- 

velmente se inscreve na baixa prioridade concedida ao desenvol- 
vimento do setor exportador, pelo menos ate meados da decada 

passada. Enquanto nossa pauta era concentrada no cafe e, em 

menor escala, cacau e algodao (ver Tabela 2-2) e nao se pretendia 

exportar produtos nao tradicionais, nao se cogitava tambem de 

maiores investimentos para desenvolver essa infra-estrutura(48b 

Como resultado, alguns dos problemas enfrentados pelo Brasil 

nos dias de hoje, estao localizados em nossa deficiente infra-estru- 

tura de comercializagao externa, principalmente quanto ao setor 

de graos. Comparando, para o caso da soja, as situaqoes brasilei- 

ra e americana, um recente estudo da Comissao de Financiamen- 

to da Produqao do Ministerio da Agricultura(49). identificou nos- 
sas maiores deficiencias como nos setores de transporte e portua- 

rio. Ainda com as informaqoes da CFP, para 1975, e interessan- 

te observar que, mesmo excluindo a incidencia do Imposto de 

Circulaqao de Mercadorias, o total das despesas de comercializa- 

qao de soja ate o porto (incluindo o embarque) era, nesse ano, 

para o Rio Grande do Sul, tres vezes superior ao custo de comer- 

cializacao do produto americano(50) 

Vale ainda notar, para a soja, que a diferenqa entre o custo 

de comercializagao do Brasil e dos Estados Unidos era em 1975, 
em magnitude absoluta, praticamente igual ao recolhimento do 

(48) Mesmo tendo enfatizado mais a comercializa<jao para o mercado in- 
temo, a conclusao de SMITH [19] nao foi muito favoravel: «Even 
today these problems have been only partially resolved. Thins though 
state-built or state financed storage facilities were beneficial in ma- 
ny areas, their impacto was generally minuscule in relation to the 
changes provoked by transportation investment. And although im- 
provements in marketing structure have made considerable contri- 
butions to agriculture in many areas, primarily in the Center-South, 
they appear to have fallen far short of expectations" (p. 225). 

(49) Ministerio da Agricultura — CFP (1975). p. 144. 

(50) Em termos absolutos, o custo americano era de Cr$ 106,28 por tone- 
lada, enquanto que no Brasil era de Cr$ 303,17, excluindo o ICM, 
Mesmo aceitando uma certa sobrevalorizagao da taxa de cambio pa- 
ra a conversao. o diferencial e bastante elevado. 
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ICM pelo exportador brasileiro^51). Utilizando instrumental pa- 

ra analise de incidencia nos casos do imposto indireto (ICM) e 

do diferencial no custo de comercializaqao (portanto um imposto 

implicito), pode-se antever uma situaqao em que o produtor agri- 

cola brasileiro estaria pagando uma boa parte de ambos, atraves 

de menores pregos obtidos na comercializaqao de seu produto(S2;). 
A ocorrencia dessa distorqao na exportaqao de produtos agricolas 

brasileiros indicaria a pO'Ssibilidade de investimentos governa- 

mentais nessa infra-estrutura desempenharem importante pape] 

para a compatibilizaqao dos dois objetivos: obtenqao de divisas e 
"adequado" abastecimento do mercado interne. 

Em termos puramente de eficiencia alocativa, o procedimen- 

to correto se encontraria na eliminagao das duas distorqoes, isto 
e, excessivo custo de comercializaqao e impostos indiretos na ex- 

portagao. Como o abastecimento interno, principalmente da po- 

pulaqao de menor renda, parece ser um dos objetivos de politica 

economica, a melhora da infra-estrutura de comercializaQao (man- 

tendo os impostos indiretos) permitiria maior rentabilidade da 

atividade agricola, sem penalizar totalmente o consumidor inter- 

no na fase atual de nosso desenvolvimento. 

No que se refere a investimentos governamentais em pesqui- 
sa agronomica, a evidencia em termos historicos apresentada 

por Pastore et al. [14] indica que apenas alguns estados, como 

Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, cria- 

ram e sustentaram instituiqoes de pesquisa ao longo dos anos. 
Destes, entretanto, "somente Sao Paulo teve algum sucesso"(53). 

Em termos de governo federal, a enfase foi muito mais no sentido 

de alargamento da fronteira agricola. 

Essa situaqao perdurou mesmo no periodo mais recente do 
pos-guerra, com a concentraqao de recursos na area de substitui- 

cao de importacoes e correspondente infra-estrutura. Ainda tao 

recentemente quanto 1965, o numero de pesquisadores dos cinco 

(51) Cotagao FOB de US$/184,24. 

(52) No caso particular de uma demanda externa perfeitamente elastica e 
competigao perfeita na fase de comercializacao, o produtor arcaria 
com o onus total desses impostos, na forma de menor prego recebido 
pelo seu produto, desde que a elasticidade de ofenta de fatores na co- 
mercializagao seja perfeitamente elastica; para esse tipo de analise, 
v. o recente trabalho de GARDNER (1975), principalmente quanto 
ao modelo desenvolvido. 

(53) Pastore et al, [14], p. 20. 
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institute's federais de pesquisa agronomica era inferior ao numero 

de pesquisadores do Institute Agronomico de Campinas isolada- 

mente (424 contra 5 47)(54) Isso acontecia em um periodo em que 
certos estados, principalmente nas regioes Sul e Sudeste, ja nao 

tinham as mesmas condiqoes de expansao da fronteira agricola. 

Em resumo, mesmo nesses ultimos trinta anos, quando nos- 

sa estrategia de desenvolvimento foi baseada na substituigao de 

importagoes, mas claramente mantendo uma constante preocupa- 

qao de defesa do consumidor interno de produtos agricolas, nao se 

cuidou, de modo apropriado^ dos aspectos de mudanqa tecnologi- 

oa na agricultura e, consequentemente, de sua capacidade de aten- 

der aos dois grandes objetivos: mercado interno e exporta- 
(-5)es(5s). O primeiro objeto foi razoavelmente cumprido, princi- 

palmente atraves da manipu'laqao dos instrumentos de politica 

cambial e comercial, enquanto o segundo, que poderia incluir as- 

pectos do proprio desenvolvimento do setor, foi relegado a se- 

gundo piano pela falta de uma politica tecnologica para a produ- 

<;ao agricola. 

Como resultado, o ajustamento do setor agricola as condi- 
qoes favoraveis de rentabilidade predominantes durante o pe- 

riodo mais severo de substitui(;ao de importaQoes, provavelmente 

em grande parte foi feito ao longo da mesma curva de oferta(56) 

e nao, como no caso dos Estados Unidos, com as curvas de oferta 

se deslocando para a direita. Neste ultimo pais, alem da exis- 

tencia de uma nova "curva de possibilidade de inovagao", havia 

capacidade em termos de pesquisa aplicada para alcan9a-lia(S7), 

facilitando assim o ajustamento da agricultura americana a so- 
brevalorizaQao do dolar no periodo do pos-guerra. 

(54) Smith [19], p. 216. 

(55) A pesquisa de Ayer e Schuh[2] caracteriza o caso de um bem suoedi- 
do programa de pesquisas, aquele para o algodao; a tecnologia gerada 
pelo programa em Sao Paulo, permitiu menores pregos reais ao con- 
sumidor interno e ganhos em receita cambial ao mesmo tempo em 
que a politica comercial brasileira taxava direta e indiretamente as 
exportagoes do produto. Os dois objetivos foram assim simultanea- 
mente atingidos, mas apenas como resultado de investimentos pelo 
setor publico a partir da d^cada de 20. 

(56) Schuh [17] reconhece que es/ta situagao caracterizaria muitos paises 
em desenvolvimento, inclusive com as consequencias dai advindas em 
termos de queda das exportagoes de produtos agricolas. 

(57) [17], p. 8. 
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Pode-se entao visualizar no caso brasileiro uma situaqao em 

que maiores investimentos em pesquisa agronomica nos ultimos 
trinta anos teriam permitido uma maior compatibiliza^o dos ob- 

jetivos de atender o mercado interno e obter divisas necessarias 

ao desenvolvimento econ6m,ico(58). A esse respeito, vale tambem 

notar que o instrumento fiscal representado por impostos indire- 

tos nas exportagoes agricolas poderia verdadeiramente ser utili- 

zado como elemento redistribuidor dos beneficios do progresso 
tecnologico, principalmente nos casos em que a demanda externa 

e perfeitamente elastica(S9)- Nos ultimas anos pode-se observar 

uma alteraqao na politica agricola brasileira na area de produgao 

de novas tecnologias para o setor, principalmente quanto a magni- 

tude dos recursas aplicados (EMBRAPA e entidades estaduais). 

A expectativa entao seria de que, no prazo mais curto possivel, a 

agricultura pudesse mais adequadamente desempenhar as duas 
funqoes ate agora tao enfatizadas e importantes para nosso de- 

senvolvimento economico. Para isso e necessario que nao haja 

quebra de continuidade nos programas atualmente em inicm. 

6. CONCLUSAO 

Dificuldades economical mais serias no passado recente do 

Brasil sempre constituiram marcos historicos de alteragSes pro- 

fundas nos caminhos seguidos para o desenvolvimento economi- 

co. O processo de substitui^ao de importagoes iniciado alguns 

anos depois da II Guerra e a promoqao das exportaqSes indus- 

triais a partir da crise economica verificada na primeira metade 

dos anos 60 marcaram fases bem distintas de nosso crescimento. 

e representam exemplos extremes de como dificuldades economi- 
cas podem ser superadas por drasticas modificaqoes em politicas 

ja estabelecidas. 

(58) Esse raciocmio aproximou-se bastante daquele exposto por Hayami 
[6] e Akino e Hayami [1] para o caso da politica de arroz no Japao 
pelo menos ate a decada de 50, ainda que este tenha sido um produ- 
to tradlcionalmente importado. 

(59) Na ausencia de intervengoes de comercio quando a demanda externa 
e perfeitamente eMstica, os ganhos do progresso tecnologico seriam 
totalmente apropriados pelo produtor agricola, pelo menos em uma 
primeira fase e desprezando possiveis impactos na taxa de cambio. 
No caso de algodao, ligeiramente diferente deste contexto, Ayer e 
Schuh [2] indicaram 60% dos ganhos para os produtores e 40% para 
os consumidores brasileiros. 



46 

As dificuldades enfrentadas pela economia brasileira nestes 

tres ultimos anos nao tem a gravidade de algumas das crises ocor- 

ridas no passado, mas sugerem a necessidade de alguns ajustes 

na politica economica ate agora adotada. 

O grande problema atual, cuja soluqao e colocada como me- 

ta prioritaria pelas autoridades responsaveis pela politica econo- 
mica, situa-se na restauraQao de um relative equilibrio no Balan- 

qo de Pagamentos, mesmo as custas de certa desativaqao no rit- 

mo de crescimento economico. Levando em conta que uma parte 

importante do desequilibrio tem se verificado principalmente na 

conta de transa^oes comerciais, a questao colocada se refere a ate 

que ponto a manuten^ao de certas politicas nao tem constituido 

entraves a superaqao do problema. 

Nao se questiona aqui a validade de politicas como a de pro- 

moqao a exportaqao de produtos manufaturados, ou a de minides- 

valorizaqoes cambiais, que consubstanciaram importantes instru- 

mentos possibilitando o extraordinario desempenho do setor ex- 

portador, por exemplo. O que se questiona e em que medida es- 

ses sistemas naoi deveriam sofrer alguns ajustes, tornando-os 

mais adequados a atual conjuntura, em que o pais procura se 

adaptar as novas condiqoes internacionais. Ate agora as autori- 

dades economicas tem lanqado mao principalmente de medidas 

que visam center a demanda por importaqoes. Se, de um lado, tal 
caminho apresenta o inconveniente de comprometer o cresci- 

mento economico, de outro pode se revelar pouco eficaz, se se 

levar em conta que quase 90% da pauta de importaqSes brasileiras 

consistem em bens de capital e materias primas, cuja substitui- 

qao por produqao domestica e relativamente dificil no curto e me- 
dio prazo. 

Pelo lado das exportaqoes de manufaturados, sobre as quais 

tem recaido todas as medidas para impulsionar as vendas ao ex- 

terior, pouco pode ser feito. Em primeiro lugar, porque o sistema 

de promoqao a essas exportaqoes tem se constituido principal- 
mente de incentives diretos a produqao para o mercado externo, 
que, sendo encarados como subsidios por nossos parceiros comer- 

ciais, tem provocado medidas de retaliaqao. Se tais atitudes fo- 

ram tomadas em epocas favoraveis da conjuntura internacio- 

nal(60)- a probabilidade de sua introduqao (como resultado de 

(60) Sao bem lembrados os casos de cafe soluvel e calgados no mercado 
americano, assim como texteis e, mais recentemente, outros produtos 
de couro tambem no mercado ingles. 
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maiores estimulos por parte do governo brasileiro) e ampliada 

em ocasioes como esta, em que a maioria dos paises procuram 

reativar suas proprias atividades e conter sens deficits nas contas 

com o exterior. Em segundo lugar, a expansao das exportagoes 

industriais traria em contrapartida um aumento da demanda 

por impcirtagoes, visto que delas dependem de modo bem signifi- 

cativo. Isto e, o ganho liquid© de divisias seria relativamente 

menor, por exemplo, que aquele obtido se o esforgo se concen- 

trasse na expansao das exportagoes agricolas que dependem re- 

lativamente menos de insumos importados(61V E, alem disso, se- 
ria mais custoso para a sociedade: alguns trabalhos mostram que, 

no caso brasileiro, o sacrificio social realizado na exportagao de 

1 dolar liquid© de produto mais elaborado e sempre superior ao 

sacrificio (em termos de utilizagao de recursos domesticos) ne- 

cessario para obter o mesmo dolar com a exportagao de um pro- 

duto primario, visto ser nesse tipo de produto que residem as 

-maiores vantagens comparativas do pais no presented2) 

As exportagoes agricolas, todavia, nao obtiveram ate agora 
qualquer estimulo da politica interna. As vendas ao exterior des- 

ses produtos, desde o pos-guerra sao desestimuladas pela politi- 

ca comercial, quer sob a forma de taxagao (explicita ou implicita) 

ou de controles quantitativos que se consubstanciam em remu- 

neragoes relativamente menores nessas operagoes. Toda a deca- 

da de 50 se caracterizou pelo tratamento extremamente desfavo- 
ravel as exportagoes. Como resultado, a nossa pauta continuou 

concentrada em apenos dois ou tres produtos tradicionais. Ape- 
nas no final dos anos sessenta, com o sistema de minidesvalori- 

zagoes e pregos externos favoraveis, e que se obteve um razoa- 

vel grau de diversificagao em nossas exportagoes agricolas. 

O caminho aparentemente menos custoso e mais rapido para 

expandir a receita de divisas no curto prazo seria conferir um 

maior estimulo a exportagao de produtos agricolas, o que, sem o 

perigo de retaliagao, auxiliaria a resolver o problema do balango 

comercial. Esse seria um passo ^ mais a tentar no sentido de 

acelerar o processo de ajustamento da economia brasileira as no- 
vas condigoes do mercado internacional, e a um menor custo 

social. 

(61) Evidentemente esse seria o efeito direto sobre a demanda derivada 
per importacoes. Numa segunda fase, a expansao das exportagoes 
(agricolas e/ou industriais) provocaria indiretamente outro aumento 
por importagoes. agora por efeito do crescimento da renda intema. 

(62) SAVASINI et al. 116] e MENDONgA OE BARROS [12], 
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A importancia que o setor agncoda ainda detem no total de 

nossas exportaqoes e uma indicaqao de que, para solucionar o pro- 

blema do balance de pagamentos, a contribuiqao do setor nao 

deve ser menosprezada. Entretanto, ate agora a agricultura nao 

recebeu maiores estimulos visando aumentar suas exportaqoes, 

inclusive ja em uma conjuntura de preqos internacionais infe- 

riores aos de 1972-74 e com uma desvalorizaqao efetiva do cru- 

zeiro menor que aquela relativa ao dolar americano em 1975 e 

1976. O cruzeiro continua sendo desvalorizado em relaqaoi ao do- 

lar, aproximadamente pelo diferencial das taxas de inflaqao, 

mesmo depois da acentuada deterioraqao de nossa relaqao de 

trocas e das nossas taxas de crescimento continuarem maiores 

que nos paises mais desenvolvidos. 

As alternativas de politica mencionadas no texto, isto e, uma 

desvalorizaqao cambial mais acentuada ou a isenqao generica de 
impostos indiretois, estimulariam a atividade exportadora do se- 
tor agricola, contribuindo para que a economia superasse, sem 

um exagerado sacrificio, a dificil situaqao em que hoje se encon- 

tra. O sacrificio que tal ajustamento impoe, e que aparentemen- 

te torna as autoridades economicas relutantes em adotar uma ati- 

tude mais liberal para com o setor, refere-se a repercussao nos 
preqos internos. Tal preocupaqao sempre esteve por tras dos con- 

troles impostos a livre comercializaqao externa dos produtos do 

setor. Ainda que o impacto nos preqos internos nao possa ser 

desprezado no atual estagio de nosso desenvolvimento, a exis- 
tencia de varies produtos agricolas importantes na categoria de 

bens estritamente domesticos, por forqa de politicas adotadas, in- 

troduz uma contradiqao quanto a essa preocupaqao basica com o 

abastecimento do mercado interne. A propria possibilidade de 
medidas mais severas de contraqao de dispendio serem necessa- 

rias para realcanqar o equilibrio externo nao pode ser despreza- 

da, inclusive em suas consequencias no mercado de trabalho. 

Os beneficios advindos de medidas estimuladoras das expor- 

taqoes agricolas sao inumeros, inclusive quanto ao desenvolvi- 

mento do setor agricola a mais longo prazo. Em primeiro lugar, 

evidentemente, uma maior receita Hquida de divisas que e o 

grande objetivo da atual politica economica. Em segundo lugar, 
admitindo rapida resposta do setor aos novos estimulos, a produ- 

qao e rendas nacionais seriam ampliadas, contribuindo para a re- 
tomada do ritmo de crescimento de ooitros anos. Em terceiro lu- 

gar, o fortalecimento do setor estimularia o ingresso de novos 
investimentos, seja na forma de extensao da area cultivada, ado- 
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gao de novas variedades e maior utilizaqao de tecnicas modernas. 

Ao mesmo tempo, o emprego no setor rural seria ampliado, o 

que hoje constitui importante objetivo de politica social. 

Em vista desses argumentos, os autores deste trabalho se preo- 

cuparam em, analisando a politica de comercio exterior adotada 

no Brasil nos anos recentes, apontar alguns possiveis ajustes ne- 

cessarios para adequa-las as novas condigoes do mercado interna- 

cional. Nao se pretendeu apontar medidas que solucionassem o 

problema do balanqo de pagamentos, que representa um fenome- 

no monetario envolvendo tambem o balango de capital. A preo- 

cupa^ao se prendeu apenas aos problemas do balan^o comercial, 
que se supoe possa ser atenuado com medidas que ampliem a re- 

ceita de divisas provenientes da exportagao do setor agricola no 

curto prazo. Em uma perspectiva de medio e longo prazos, por 

outro lado, a propria compatibilizaqao entre os objetivos de re- 

ceita de divisas e abastecimento do mercado interne seria mais 

viavel, desde que investimentos governamentais nas areas de in- 

fra-estrutura de comercializaqao e pesquisa agronomica, entre ou- 

tros, sejam adequadamente considerados. 
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