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Resumo 

Esse trabalho procurou analisar as rela- 
^oes entre os pre^os de soja e derivados em 
diferentes nfveis de mercado, inclusive o ex- 
terno- Foram realizados testes de causalida- 
de de Sims e de assimetria de Houck, sendo 
tambem estimadas as elasticidades de trans- 
missao de pre^os. Verificou-se que os pre^os 
externos tendem a iniciar as variaqoes de 
pre^os, enquanto que internamente as varia- 
qoes tendem a iniciar ao m'vel de atacado. Os 
ajustamentos de preqos nos varies ni'veis 
ocorrem durante um perfodo de, no maximo, 
quatro meses. As elasticidades totals de 
transmissao de pre^os mostraram transmis- 
sao integral (elasticidade unitaria) entre os 
varies nfveis de mercado, com exce^ao das 
que relacionam o mercado externo ao inter- 
no. Constatou-se assimetria na transmissao 
de pre^os entre quase todas as rela^oes, 
com tendencia de transmissao mais intensa 
dos acrescimos de preqos. 

Palavras-chave: transmissao de pre^os, cau- 
salidade, assimetria, industria de soja. 

Abstract 

The objective of this paper is to analyse 
the relationships between the prices of soy- 
bean and their products at various market le- 
vels. The Sims's causality test and the 
Houck's asymmetry test were applied and the 
elasticities of price transmission were estima- 
ted. The international prices were shown to 
lead the domestic prices. At the domestic 
markets, the wholesale prices tend to lead the 
other prices. The time lags for price transmis- 
sion was between one and four months. The 
elasticities of price transmission showed inte- 
gral transmission (unitary elasticity) between 
the various market levels, except between the 
international prices and the domestic prices 
that were greater than one. The asymmetry 
test indicated that the various market levels 
respond more to price increases than to de- 
creases. 

Key words: price transmission, causality, 
asymmetry, soybean industry. 
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Introdu^ao 

Aindustria brasileira de soja evoluiu significativamente dcsde o infcio da 

d^cada de setenta. A produqao de sojar em grao cresceu de 1,5 milhao de tonela- 

das, em 1970, para 24 milhoes de toneladas, em 1989. Esse incremento da pro- 

dugao brasileira fez com que o consume dom^stico de 61eos comestiveis se 

concentrasse no 61eo de soja e tomou vidvel o desenvolvimento de uma moder- 

na industria avicola no pais (utilizando farelo de soja corao concentrado protei- 

co). A16ra disso, foi possivel a conquista de mercados internacionais, de onde o 

Brasil tern obtido receitas anuais superiores a 3 bilhoes de dolares. 

No ambito das politicas publicas, o governo brasileiro criou urn com- 

plexo sistema de controle sobre a comercializagao de soja e derivados na de- 

cada de setenta (baseado em impostos e subsidies, tabelamento de pregos, 

contingenciamento das exportagoes, al^m dos tradicionais mecanismos indi- 

retos tais como a sobrevalorizagao cambial). Esse sistema, que visava garan- 

tir a normalidade do abastecimento interno, conduziu a um significativo 

isolamento da industria brasileira de soja (corao verificaram WILLIAMS & 

THOMPSON, 1988). 

Na decada de oitenta, particularmente depois da crise de Balango de Pa- 

gamentos de 1982, reduziu-se o controle sobre as exportagoes e aceleraram-se 

as desvalorizagoes cambiais. Apenas as importagoes permaneceram fortemente 

controladas. Esse quadro sinalizou para um aumento da influencia entre o mer- 

cado externo e o interno no perfodo mais recente. 

Essa pesquisa procura justamente analisar as relagoes entre os pregos de 

soja e derivados no penodo de maior liberalizagao do mercado, de 1982 a 

1989. O conhecimento dessas relagoes e iraportante para verificar o grau em 

que a maior liberalizagao do mercado afetou o produtor e o consumidor nacio- 

nal. Com esse objetivo, testou-se o sentido de causalidade e a ocorrencia de as- 

siraetria na transmissao dos pregos nos mercados externo e interno de soja em 

grao, 61eo e farelo. Tambera foram estimadas elasticidades convencionais e 

elasticidades segraentadas de transmissao de pregos (de acrescimos e de de- 

cr&scimos de pregos) entre os diferentes mveis de mercado. 

1. Dados e Metodos 

1.1. Dados Basicos 

A regiao definida para estudo foi o Estado de Sao Paulo. Neste, esco- 

Iheu-se a cidade de Sao Paulo como ^rea de consume de 61eo refinado (atacado 

e varejo) e a regiao de Campinas para consurao de farelo de soja (atacado). Os 
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pre^os de exporta^ao das tres formas (61eo bruto, farelo e soja era grao) 

tamb&n foram utilizados. 

Corao fontes de dados foram utilizadas as informagoes da Assocla^ao 

Brasileira das Industrias de Oleos Vegetais (ABIOVE), para os pre^os de 

exportaqao de soja era grao, 61eo bruto e farelo, e para o prego de farelo ao 

atacado; do Instituto de Economia Agrkola (IEA) da Secretaria de Agricul- 

tura de Sao Paulo, para prego de 61eo refinado ao atacado e prego de soja era 

grao ao ravel de produtor rural (media do Estado); e da Superintendencia 

Nacional de Abastecimento (SUNAB) do Governo Federal, para 61eo de soja 

refinado ao varejo. Corao deflator, utilizou-se o mdice 2 (demanda intema) da 

Fundagao Getulio Vargas (FGV). 

1.2. Modelos Economicos 

Dois modelos economicos tern sido usados mais freqiientemente nas 

andlises de transmissao de pregos agricolas. O primeiro, de natureza estdtico- 

comparativa, foi desenvolvido por Gardner (1975) (para uma an^lise grdfica 

ver BARROS, 1987) e mostra o comportamento de um mercado onde o 

produto agncola 6 combinado com insumos de comercializagao para produzir o 

produto final a ser vendido ao varejo. Pressupoe-se corapetigao perfeita e 

equilibrio instantaneo, tanto no mercado de produto corao no mercado de in- 

sumos de comercializagao. 

O referido modelo supoe que a origem das variagdes de pregos e variavel 

em fungao da ocorrencia de cheques em nivel de oferta primima do produto 

agncola, demanda prim^ria (ao consumidor) ou oferta priraaria de insumos de 

mercado. Admitindo que a elasticidade-prego da oferta de produto agncola 6 

menor que a elasticidade-prego da oferta de insumos de mercado e que a elasti- 

cidade-prego da demanda ao varejo e menor que a elasticidade-prego da oferta 

de insumos de mercado, esse modelo preve que a elasticidade de transmissao 

de pregos entre produtor e varejo sera sempre menor ou igual a um. Isto quer 

dizer que as variagdes de pregos em ravel de produtor serao maiores ou iguais 

^s variagdes ao varejo. 

O outro modelo que poderia ser considerado 6 o desenvolvido por Hein 

(1980). Nesse caso, admite-se a ocorrencia de desequilfbrio em ravel de varejo, 

onde os pregos se alterariara apenas em fungao dos custos e os ajustes de quan- 

tidade seriam feitos atrav&s de variagdes no volume de estoques. Nos demais 

niveis de mercado, os ajustes seriam feitos atrav^s das relagdes de excesso de 

demanda. Caso ocorresse um aumento na demanda ao varejo, por exemplo, o 

prego permaneceria inicialmente constante, ma's o volume de estoque do vare- 
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jista diminuiria. Num segundo momento, os varejistas aumentariam a quantida- 

de comprada para atender o aumento de demanda verificado. Os produlores 

agncolas, em face de um excesso de demanda," elevariam sens preqos, o que 

pressionaria o custo dos varejistas. Esses ultiraos elevariam os preqos ao consu- 

midor, para raanter uma margem sobre o custo, o que resultaria numa diminui- 

qao da demanda ao varejo. Heien mostra ainda que o modelo pode apresentar 

soluqoes est^veis, tendendo para um ponto de equilibrio. Quanto ao sentido de 

causalidade, o modelo admite que esse 6 sempre do produtor agrfcola para o 

varejo. Para um modelo economico envolvendo produtor, atacado e varejo, ver 

tamb6m Barros (1990). 

13, Modelos Econoraetricos 

Forara realizados, inicialmente, testes de causalidade pelo procedimento 

desenvolvido por Sims (1972), para verificar o sentido de causalidade entre os 

pregos internacionais e os dom^sticos (entre prego de exportagao de farelo e 

preqo de farelo ao atacado; pre^o de exportaqao de oleo bruto e preqo de oleo 

refinado ao atacado; e entre prego de exportaqao de soja em grao e preqo de 

soja em grao ao produtor agncola). Depois, testou-se o sentido de causalidade 

entre os pre^os internos (entre prego de soja em grao ao produtor e prego do fa- 

relo ao atacado; prego da soja em grao ao produtor e prego do oleo ao atacado; 

e entre prego de 61eo ao atacado e prego de oleo ao varejo). 

O procedimento de Sims baseia-se no conceito de Granger (1969) que 

considera que existe causalidade entre duas variaveis economicas se valores 

corrente e passados de uma variavel ajudara na previsao da outra. Para verificar 

o sentido de causalidade, estimam-se duas equates entre as duas variaveis tes- 

tadas. Em cada equagao, uma das variaveis sera dependente, sendo estimada 

em fungao de valores futures, corrente e passados da variavel independente 

(aplicagoes desse teste no Brasil podem ser encontradas em BURNQUIST, 

1986; MARTINES FILHO, 1988; AGUIAR & BARROS, 1989; e BARROS, 

1990, entre outros). As duas equagoes estimadas estao descritas a 'seguir (pode- 

se observar que foram utilizadas 12 defasagens mensais, futuras e passadas, em 

cada equagao 

12 12 11 

Yt = 00+ oiXt + V 02,- Xt + i + 2 03^ Xt _ k + ^ 04/ Dj + OS T + ei/ (1) 

1=1 k=l j=l 

(1) Os procedimentos econometricos foram realizados atraves do software Rats (DOAN & 
LITTERMAN, 1987). 
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12 12 11 

x,= Po+ PiY,+ \ Pi Y, + i + J p3/t Y,-k + J p4>Dj + PsT + £2/ (2) 

i=l ^=l /=! 

onde: 

X e Y sao as variaveis testadas; 

Dj sao variaveis bin^rias para controle dos efeitos de sazonalidade; 

T 6 a var&vel tendencia; 

a e p sao os parametros estiraados nas equaqoes; 

£ sao os erros aleatdrios. 

Para verificar o sentido de causalidade, testa-se, atraves do teste F ao 

mvel de significancia de 5%, as hipoteses de nulidade dos valores futures das 

duas equaqoes, ou seja: 

a2 i = a2 2 = ••• = ot2 12 = 0(na equaqao 1) 

P2 1 = P2 2 = -. = P2 12 = 0(na equaqao 2) 

Se as duas hipdteses forem rejeitadas, ter-se-a relaqao bicausal. Se ambas 

nao forem rejeitadas, ter-se-ci ausencia de causalidade. Caso a primeira hipotese 

seja rejeitada e a segunda nao, havera causalidade de Y para X. E, caso a 

primeira hipdtese nao seja rejeitada e a segunda seja rejeitada, a causalidade 

sera de X para Y 

Os resultados do teste de causalidade sao interpretados economica- 

mente como significando que se X causa Y, entao variaqoes em X tendem a 

liderar as variaqoes em Y, uma vez que as primeiras sao importantes para 

previsao das ultimas. 

Tendo sido testado o sentido de causalidade, foram estimadas as equaqoes 

de transmissao de preqos. Nos modelos de causalidade unidirecional, estimou-se 

inicialmente uma regressao da variavel dependente em funqao da variavel inde- 

pendente defasada de 12 penodos. Partindo desse modelo inicial, foram excluidos, 

sucessivamente, as defasagens (1 a 12), (2 a 12), ..., (11a 12), verificando-se pelo 

teste F, ao mvel de significancia de 5%, qual o numero de defasagens significativas. 

(2) Em todas as estimativas realizadas, com ©xceqao do modelo simultaneo, utilizou-se o filtro 
de COCHRANE-ORCUTT (ver KMENTA, 1988, p. 338-339), quando se constatou 
autocorrela^ao entre os resfduos pelo teste Q de LJUNG-BOX e pelo teste de 
DURBIN-WATSON. 
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Apenas as defasagens significativas foram considcradas nas cquaqdcs finals dc 

transmissao de preqos. 

No caso de relaqao bicausal, estimou-se urn sistema de equa^oes simul- 

laneas pelo m&odo dos mmimos quadrados em dois est^gios (ver 

HOFFMANN & VIEIRA, 1983, p. 284-296). O numero de defasagens foi defi- 

nido ad hoc, consistindo de 12 valores passados mensais. 

O teste de assimetria e as estimativas das elasticidades de transmissao de 

acr6scimos e de decr6scimos de preqos forara realizados atrav^s do procedimento 

desenvolvido por Houck (1977). Esse tipo de teste jd foi realizado por alguns auto- 

res norte-americanos para andlise de transmissao de preqos, como por exemplo: 

Ward (1982) e Kinnucan e Forker (1987). A titulo de simplificaqao, este m6todo € 

descrito, a seguir, atrav£s de um modelo onde a variavel dependente, Py, 6 funqao 

apenas de uma variavel independente, Px. Dada a relaqao: 

A Pyi = ao + ctlA Pxi' + a2 A Pxi" para i = 1, 2,...,t, (3) 

onde, 

A Pyi = Pyi - Pyi-i 

APxj^ Pxi - Pxi-i se Pxi > Pxi-i e, 

A Pxj' = 0 se Pxi< Pxi-i 

APxi" = Pxi - Pxi-i se Pxi< Pxi-i e, 

APxi" = 0 se Pxi > Pxi-i 

Pxo 6 o valor inicial de Px 

PyO 6 o valor inicial de Py. 

O valor de Py nura ponto qualquer t sera: 

12 

Pyt= Pyo+ 2 APy para i = 1,2, ...,tT, (4) 

/=i 

onde T 6 o numero total de observagoes al6m do valor inicial. Adiferen^a entre 

os valores corrente e inicial de Py sera: 

12 

Pyt- Pyo= ^ APy ^ 

/=i 

Substituindo (3) em (5), tem-se: 
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Pyt - Pyo = act + cti (2 A Pxi') + a 2 (2 A Pxi^) (6) 

Fazendo Y t, A*t e D t igual a Pyt - Pyo, 2 A Pxje 2 A Pxjrespectiva- 

mente, e incluindo o termo estoc^stico et, chega-se ^ equaqao a ser estimada: 

Y*t = ao t + ai A*t + o-iP* t + et, (7) 

onde A t ^ a soraa de tcxios os acr&cimos, penodo a penodo, desde o valor ini- 

cial at^ o penodo t, e D t ^ o similar para decr^scimos. Pode-se verificar ainda 

que A t ^ sempre positiva, enquanto que a vari^vel D t e sempre negativa. 

O teste de assimetria 6 feito testando-se a hipdtese de que oti 6 igual a 

(*2. Caso se rejeite esta hipdtese haver^ assimetria. 

2. An£lise dos Resultados 

2.1. Testes de Causalidade 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos testes de causalidade. As 

vari^veis b^isicas sao as seguintes: 

P^t = logaritmo neperiano do preqo de exportaqao do 61eo de soja; 

Poat = logaritmo neperiano do pre^o do oleo de soja refinado ao atacado era SP; 

Povt = logaritmo neperiano do pre^o do 61eo refinado ao varejo em SP; 

Pget = logaritmo neperiano do prego de exportagao da soja em grao; 

Pgpt = logaritmo neperiano do prego da soja era grao ao mvel de produtor em SP; 

Pfe
t = logaritmo neperiano do prego de exportagao do farelo de soja; 

Pfat = logaritmo neperiano do prego do farelo de soja ao atacado em SP; 

AP = acr&scimos de pregos (estando esses na forma de logaritmos neperianos); 

DP = decr&cimos de pregos (estando esses na forma de logaritmos neperianos). 

Os dados mostram que apenas entre prego intemacional e prego ao 

atacado de farelo existe relagao bicausal. Os outros resultados foram: 

causalidade do prego intemacional de soja em grao para prego de soja em grao 

ao mvel de produtor; do prego intemacional de oleo para prego de 61eo ao 

atacado; do prego de farelo ao atacado para o prego da soja era grao ao 

produtor; do prego do 61eo ao atacado para o prego da soja em grao ao 

produtor; e do prego do 61eo ao atacado para o prego do 61eo ao mvel de varejo. 
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TABELA1 

TESTES DE CAUSAUDADE ENTRE PREgOS DE SOJA E 

DERIVADOS EM DIFERENTES NfVEIS DE MERCADO 1982-1989 

Var&vel Dependente Variivel Independente F 

P0®! Poai 3,10" (12,24) 
Poat P^t 0,67 (12,29) 
P9pt P9et 1,57 (12,25) 

P99t P9pt 3,05.. (12,30) 
P et P at 4,29„ (12,30) 
Pi P,at 4,80 (12,30) 
Povt P03! 0,23 (12,24) 
P03! Povt 2,83 (12,31) 
P9pt P03! 1,41 (12,30) 
P03! P9pt 8,07 (12,29) 
P9pt P t 0,96 (12,31) 
P,3t P9Pt 3,08** (12,29) 

Notas: (1) Entre parenteses estao os graus de liberdade do teste. 
** Ni'vel de significancia: 1%. 

Os resultados mostram que os pregos externos influenciam os preqos 

domesticos e que o atacado inicia as varia^oes internamenle. Observa-se, ainda, 

que os preqos recebidos pelos produtores rurais sao antecedidos pelos preqos 

dos demais mveis de mercado quanto as variagoes. 

2.2. Eiasticidades de Transmissao de Pre^os 

Os testes de exclusao para verificar o nuraero de defasagens sig- 

nificativas nas equaqoes de transmissao de preqos mostraram que os ajustamen- 

tos foram bastante rapidos (Tabela 2). Apenas em nfvel de produtor os ajustes 

levaram penodos superiores a um mes. 

A partir do teste referente ao numero de defasagens significativas, 

selecionaram-se as equaqoes de transmissao de preqos apresentadas na 

Tabela 3. Os testes F, referentes a soma dos coeficientes, mostram que 

as eiasticidades totais de transmissao de preqos nao diferem estatistica- 

mente de um, com exceqao da elasticidade de transmissao entre o prego 

internacional e o preqo ao produtor rural de soja em grao, que e maior 

que um. Isto significa que as variaqoes de preqos, nos vdrios mveis, sao 

transmitidas integralmente aos demais, enquanto que as variaqoes no 

prego internacional de soja em grao sao transmitidas mais que propor- 

cionalmente ao produtor rural. 
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TABELA2 

DURAQAO DAS OEFASAGENS SIGNIFICATIVAS (EM MESES) 

PARA AS EQUAgOES DE TRANSMISSAO DE PREQOS DA INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE SOJA, DEFIN1DAS ATRAV^S DO TESTE F - 1982-1989 

Varidvel Dependente Varicivel Independente Defasagens 

Povt P03! 1 
P03! P08! 1 
P9P, pM 3 
pflP, pge, 4 
pgp, Pi 1 

TABELA 3 

EQUAQOES CONVENCIONAIS DE TRANSMISSAO DE PREgOS 

NA INDUSTRIA BRASILEIRA DE SOJA -1982-1989 

Vari^vel Dependente Constante Vari^veis Independentes 

Povt P^t Poa
t.i 

Estimativas 0,059** 0,543** 0,433** 

(t) (2,65) (9,93) 

R2 = 0,999 Q(1)(21) = 22,88' DW=1.94 ^ 

(7,03) 

(1,36)(1) = 0,28 

P0"t P06, P^t-i 

Estimativas -1,020*' 0,329* 0,662** 

(t) (-3,93) (2,01) 

R2 = 0,876 Q(1)(24) = 21,51* DW= 1,61 

(4,03) 

(1,42)(1) = 0,002 

Pgpi PM, 
rjoa rjoa 
P t-l P 1-2 r 1-3 

Estimativas -0,123 * 0,910** -0,116 0,081 0,159 

(t) (-2,74) (8,76) 

R2 = 0,971 0(1)(24) = 28,10* DW=1,75 

(-0,92) (0,63) 

(1,43)(1) = 0,072 

(1.24) 

pgP, pge PBet-l Pge.-2 Pge
t.3 PgeM 

Estimativas -3,789** 0,949** 0,923** 0,126 -0,615* 0,624* 

(t) (-5,13) (3,16) (3,16) (0,44) 

R2 = 0,964 Q(1)(24) = 24,43* DW = 1,74 F® (1,38)(1) = 5,03* 

(-2.23) (2.37) 

pgp, pfa Pfat-l 

Estimativas -0370** 0,609** 0,489** 

(t) (-5,00) (6,90) (4,85) 

R2 = 0,965 Q(1)(24) = 18,83* DW=2,30 F^2'(1,43)(1) = 0,99 

Notas: (1) Entre pardnteses estao os graus de liberdade do teste. 
(2) Teste F referente a hipotese de soma das elasticidades mensais igual a um. 
* Nfvel de signific&ncia do teste Q: 5%. 
** Nfvel de significfincla do teste t (Student): 1 % 
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TABELA 4 

FORMA ESTRUTURAL DA ESTIMATIVA DE PREQO DE FARELO AO 

ATACADO EM FUNQAO DE PREQO DE EXPORTAgAO DE FARELO 

(VARlAVEL DEPENDENTE -P,at) -1982-1989 

Regressor Coeficientes t 

ao -11,063 " -5,69 
P;et -0,453 -0,24 
PeM 1,835 0,79 
Pet-2 0,336 0,23 
Pet-3 -0,850 -0,60 
Pei-4 0,724 0,50 
P0t-5 -0,408 -0,28 
Pei-6 0.276 0,18 
P0t-7 -0,038 -0,03 
PVe 0,115 0,08 
Pet-9 -0,022 -0,01 
PeM0 -0.599 -0,38 
P eMi -0,336. -0,22 
Pf

0
eM2 1,972 2,04 

R = 0,980 
Q (27) = 368,25 F(1) (1,56) = 16,79** 

Notas; (1) Teste F referent© a hipotese d© soma dos coeficientes igual a um (entre 
parenteses estao os graus de liberdade). 
* Nivel de significancia do teste t: 5%. 

** Nfvel de significancia dos testes t e F: 1%. 

TABELA 5 

FORMA ESTRUTURAL DA ESTIMATIVA DE PREQO DE EXPORTAQAO 

DE FARELO EM FUNQAO DE PREQO DE FARELO AO ATACADO 

(VARIAVEL DEPENDENTE - P,et) -1982-1989 

Regressor Coeficientes t 

ao 4,991 ~ 39,34 
P;at 0,589 1,96 
PaM -0,350 -0,82 

Pat-2 0,097 0,33 
Pat-3 -0,029 -0,09 
Pat-4 -0,041 -0,13 
Pat-5 0,042 0,12 
Pat-6 -0,022 -0,06 
Pat-7 0,069 0,19 
Pat-8 -0,167 -0,46 
Pat-9 0,128 0,36 
PaM0 -0,124 -0,36 
Pat-il 0,180 0,54 
P,aM2 -0,400 -1,86 
R = 0 594 
Q (27)'= 422,65 F(1) (1,56) = 363,51** 

Notes: (1) Teste F referente a hipotese de soma dos coeficientes igual a um (entre 
parenteses estao os graus de liberdade). 
** Nivel de significancia do teste t: 1%. 
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As Tabelas 4 e 5 apresentam as duas equaqoes estruturais do sistema 

simultaneo estimado. Os resultados mostram que para uma variaqao de 10% no 

prego de exporta^ao de farelo a varia^ao no preqo ao atacado seria, depois de 

12 meses, da ordem de 25,5%, no raesmo sentido da variagao inicial. No caso 

de variaqao da raesma ordem no preqo do atacadista, a variagao no preqo inter- 

nacional seria 0,28% em sentido contr^rio. 

23. Assimetria na Transmissao de Pre^os 

Para a realizagao dos testes de assimetria, os pre^os forara deflacionados 

para corrigir o efeito inflacion^rio. A razao b^sica para isso foi a elevada 

inflaqao verificada nesse periodo, a qual tomou fnfimo o numero de 

decr^scimos de pre^os nominais. Assim, os resultados referentes ik assimetria 

relacionam-se a preqos reais. 

Os resultados dos testes (Tabela 6) mostram que apenas entre preqo de 

61eo ao atacado e pre^o de soja em grao, em nivel de produtor rural, nao foi 

constatada assimetria. 

TABELA 6 

TESTES DE ASSIMETRIA NA TRANSMISSAO DE PREQOS NA 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE SOJA 1982-1989 

Vari&vel Dependente Varicivel Independente F(i) 

pgp, 
p9P, 
p9P, 

P03! 
pov, 

pge 
pta 

P^t 

pM 

5,96. 
7,02 
0,35. 
M8.. 

23,01 

(1,65) 
(1,60) 

(1,67) 
(1.74) 
(1,85) 

Notas: (1) Entre parenteses estao os graus de liberdade do teste. 
* Nfvel de signiflcancia (teste F): 5%. 
** Nfvel de signific&ncia (teste F): 1%. 

As Tabelas 7 e 8 contem as equaqoes segmentadas de transmissao de 

preqos das relagoes onde foi constatada assimetria. Todas as relaqoes 

mostraram transmissao mais intensa de acr^scirao do que de decrdscimos de 

pregos. A soraa das elasticidades segmentadas de acrescimos de pre^os mostra, 

atrav&s do teste F, que essa nao difere de um para a maior parte das equagoes, 

com exceqao dos acrescimos de preqos de 61eo ao atacado que seriam trans- 

mitidos mais que proporcionalmente ao varejo (Tabela 7). os decrescimos de 

preqos, todos seriam transmitidos menos que proporcionalmente (elasticidade 

de transmissao de decresciraos menor que um). 
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As estimativas aqui realizadas pcrmitem pcrccbcr a imporlancia dc sc 

realizar an^liscs de assimctria entrc prcgos agncolas. Para compalibilizar a 

compara^ao entre as elasticidades segmentadas t as convencionais, estimaram- 

se as elasticidades convencionais com os pregos deflacionados, as quais sao 

apresentadas na Tabela 9. 

TABELA 7 

equaqOes DE transmissAo DE PREQOS SEGMENTADAS NA 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE SOJA -1982-1989 

Variflvcl Dependente Tcndcncia Variciveis Independentes 

pov 
Tend. APoat AP^t-i DP^t DP0",-! 

Estimativas -0,005** 0,791** 0,402** 0,577** 0,120 

(0 (-3,91) (9,14) (4,88) (5,57) 1,05) 

R2 = 0,810 Q(1) (27) = 33,91' 

DW = 1,83 (1,85)(1) = 7,14" F<3)(1,86)(1)= 16,60" 

poa 
Tend. AP^t APoe

1.i DP"5, DP^-l 

Estimativas -0,013** 0,353 0,632 0,355 0,046 

(0 (-2,80) (1,77) (3,22) (1,50) (0,18) 

R2 = 0,820 Q(1) (27) = 18,65 

DW = 1,74 F® (1,74)(1) = 0,01 F<3) (1,74)(1) = 12,75" 

pgp, Tend. APfa, APfat-i DP"2, DPfa,-i 

Estimativas -0,006** 0,696" 0,437" 0,525** 0,108 

w (-3,15) (5,45) (3,44) (3,31) (0.67) 

R2 = 0,758 Q(1) (27) = 25,35* 

DW = 1,36 F® (1,60)(1) = 1,313 F<3) (1,60)(1) = 7,538)** 

Notas: (1) Entre parenteses estao os graus de liberdade do teste. 
(2) Teste F referente k hipotese de que a elasticidade total de transmissao 
de acrescimos de pre^os e um. 
(3) Teste F referente k hipdtese de que a elasticidade total de transmissao 
de decrescimos de pre^os k um. 
* Ni'vel de significancia do teste Q: 5%. 
** Nfvel de significancia dos testes t (Student) e F: 1%. 

A andlise dessas elasticidades mostra que as estimativas conven- 

cionais se situam entre as estimativas das elasticidades segmentadas, 

subestimando o efeito dos acrescimos e superestimando o efeito dos 

decrescimos de preqos. 
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TABELA 8 

EQUAQAO DE TRANSMISSAO DE PREQOS SEGMENTADA ENTRE 

PREQO DE EXPORTAQAO DE SOJA EM GRAO (P9et) E PREQO AO 

PRODUTOR (P8pt) -1982-1989 

Varicivel Independente Estimativas (t) 

Tendencia -0,008" (-3,09) 
AP9et 0,523 (1,68) 
AP9et-i 1,113 " (3,07) 
AP9et.2 -0,301 (-0,84) 
AP9et-3 -0,393 (-1,10) 

AP9et-4 0,541 (1,65) 
DP98t 1,136* (2,33) 
DP9eM 0,040 (0,07) 

DP9et-2 0,165 (0,31) 
DP9et-3 -0,045 (-0,08) 

DP9et-4 -0,847 (-1,73) 

R2 = 0,566 DW = 1,69 Q(1) (27) = 23,09* 

F<2) (1,65)(1> = 3,27 F(3) (1,65)(1) = 2,71 

Notas: (1) Entre parenteses estao os graus de liberdade do teste. 
(2) Teste F referente & hipdtese de que a elasticidade total de transmissao 
de acrescimos de pregos e um. 
(3) Teste F referente k hipotese de que a elasticidade total de transmissao 
de decrescimos de pre9os d um. 
* Ni'vel de significancia dos testes Q e t (Student): 5%. 
** Ni'vel de significancia do teste t (Student): 1%. 

TABELA 9 

ELASTICIDADE DE TRANSMISSAO DE PREQOS 

TOTAIS-CONVENCIONAIS E SEGMENTADAS - PARA A INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE SOJA - 1982-1989 

Var. Var. Elasticidades 

Dep. Indep Convencional Acr6scimo Decrescimo 

pov 
P^t 0,969 1,193 0,697 

p^t 
poe 0,738 0,985 0,401 

pgPt pge 0,819 1,483 0,449 
pgPt pfa 0,900 1,133 0,633 
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Conclusoes 

A pcsquisa moslrou que as variaqoes de prcgos tendem a iniciar-se no 

mercado externo e ao atacado. Os pre^os ao varcjo (61eo) e ao produtor rural 

(soja em grao) variariam ap6s os preqos do atacado. Isso parece sugerir quc o 

fator determinante da lideranqa de pre^o nesse mercado € a fluidez das 

informaqoes. Os atacadistas e as bolsas internacionais possuem um sislema 

mais r£pido de acesso jts informaqdes de mercado. No caso do produtor rural, 

al6m do menor acesso & informaqao de mercado, a maior competitividade do 

mercado faz com que ele se coraporte como um "tomador de preqo" 

Outra questao importante refere-se k transmissao mais que proporcional 

das variaqdes de preqos entre os mercados externo e interno. Esse resultado 

corrobora o que ha via verificado Barros (1986), ou seja, que a rigidez do custo 

de exportaqao pode permitir uma internalizaqao mais que proporcional das 

variaqoes de preqos externos, o que dificultaria a estabilizaqao dos preqos inter- 

nes. Uma alternativa para isso seria a criaqao de um sistema tributario com 

tarifas flexiveis em funqao dos preqos externos. 

Os testes de assimetria mostraram a importancia desse tipo de estudo, ja 

que seus resultados foram significativos em quase todas as relaqoes de preqos. 

Diversas razoes podem estar ligadas a esses casos de assimetria. Uma das prin- 

cipais, que estii associada a assimetria em todos os nfveis de mercado, e a ex- 

pectativa inflacion£ria. Essa pode ter levado os diferentes agentes a 

considerarem as diminuiqoes nos preqos reais como transitorias, o que 

motivaria um comportamento no sentido de maior resposta aos aumentos reais 

de preqos. A16m disso, a relativa inelasticidade-preqo da demanda de oleo pode 

motivar a transmissao mais intensa das elevaqoes dos preqos, ja que aumentos 

de preqos corresponderiam a aumentos na receita bruta. 

No caso especifico de transmissao mais intensa de acrescimos nos 

preqos internacionais, a explicaqao pode estar associada a polftica comercial 

que vigorou durante esse penodo. As diflculdades para promover importaqoes 

quando os preqos externos caem e a facilidade para exportar podem ter per- 

mitido um amortecimento das quedas nos preqos internacionais e a transmissao 

mais intensa das elevaqoes nesses preqos. Dessa forma, politicas liberalizantes 

que permitam uma maior agilizaqao na importaqao de soja e derivados podem 

reduzir a assimetria aqui constatada. 
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