
POLITIC A COMERCIAL, TECNOLOGIA 

E PREQOSDEALIMENTOS 

NO BRASIL 

A poli'tica comercial tern sido reconheci- 

da como importante fator de influencia so- 

bre os incentivos aos agricultores e o desen- 
volvimento agn'cola no Brasil durante o 

pen'odo posterior a 2? Guerra Mundial. 

O argumento usual 6 que a estrategia de 
industrializapao via substituipao de impor- 

tapoes e a conseqiiente poli'tica comercial 
teriam discriminado contra a agricultura. 

Essa discriminacao teria ocorrido por meio 

da sobrevalorizacao da taxa de cambio e 
resultaria do uso de instrumentos restringin- 
do o livre funcionamento do mercado: os 

produtores de bens agncolas, argumenta-se, 
recebiam um prepo substancialmente infe- 

rior aos que prevaleciam no mercado interna- 

cional, o que era uma forma de taxacao 

implfcita. 

As consequencias de tal poli'tica, seguindo 
ainda essa argumentapao, incluiriam menores 
incentivos a producao agn'rola, escassez de 

alimentos e um impact© negative em termos 

tanto do crescimento agn'cola como do 
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economico como um todo (Peterson). 

Apesar do fato de varios estudos ja terem 

coberto diferentes aspectos da poli'tica co- 

mercial brasileira, achamos que as impli- 

capoes de poli'tica desse argumento sao fu- 
ficientemente importantes para justificar 

uma nova tentative de crescimento. 
Alguns dos estudos centrados em aspec- 

tos da poli'tica comercial brasileira (Leff, 
Pastore) argumentaram que um dos motives 

para intervenpoes no comercio externo seria 

a intenpao das autoridades governamentais 
de beneficiar os consumidores urbanos de 
alimentos. Todavia, pesquisas anteriores 
(Homem de Melo, 1978-1980) indicaram 
que a agricultura brasileira tem-se caracteri- 
zado, hci um bom tempo, pela existencia 

de dois subsetores: um regularmente exposto 

as variciveis economicas internacionais, por- 

tanto o subsetor de export^veis, e outro em 
que os mercados de produtos funcionam 

como numa economia fechada, setor do- 
m6stico (mercado interne). Acreditamos que 

esta situapao particular poderia modificar 

parte da conclusao acima mencionada, de 

que a agricultura teria sido discriminada em 

termos de prepos. Alem disso, argumen- 
tar-se-^ que parte do desempenho desigual 

dos prepos dos produtos agncolas, quando 

ESTUDOS ECON0M1COS 11 (2)' 123-142 JUL. 1981 



PREgOS DE ALIMENTOS 

comparados com os m'veis internacionais, 
pode ser atribuido a um padrao desigual 

de desenvolvimento tecnologico entre cul- 

turas. Como resultado, o presente artigo 

serci dividido em quatro sepoes. Na primeira 

revemos, discutimos e apresentamos algumas 

qualificapoes ao argumento de discriminapao 

contra a agricultura. A seguir apresentamos 

indicapoes sobre os m'veis domesticos de 

prepos, comparados aos internacionais, para 

um grupo de bens ao longo do tempo, quan- 

do entao a conclusao de discriminapao 6, 

em parte, questionada. Na terceira e quarta 

partes, introduzimos e analisamos o argu- 

mento de que por tras do desempenho desi- 

gual dos prepos dos produtos agn'colas 

brasileiros ha um padrao de gerapao desi- 
gual de novas tecnologias de tipo biolo- 

gico pelas instituipoes de pesquisa do. pai's. 

Alguns comentcirios adicionais concluirao o 

artigo. 

IMPLICAgOES DA POLlTlCA 

COMERCIAL 

Varies estudos tern dado atenpao aos 

diferentes aspectos da polftica comercial 

brasileira 'durante o pos-guerra (Bergsman, 

Veiga, Zockun et al, Alves e Pastore). Apa- 

rentemente, estao todos de acordo quanto 

ao fato de que, comepando nos primeiros 

anos da decada dos 50, a poh'tica comercial 

era planejada com o objetivo principal de 

expandir o setor industrial e realizar uma 

significativa transformapao estrutural da eco- 

nomia. Como resultado, tivemos o que ficou 

conhecido como industrializapao via subs- 

tituicao de importapoes, por meio dos in- 

centivos da protepao tarifaria, assim como 
de subsi'dios para a importapao de capital 

e materias-primas^1 K 

(1)A lista de instrumentos usados para estimular 
a industrializapao 6 dada por Baer. AI6m dos 
ja mencionados, eles inclufram financiamentos 
subsidiados por bancos estatais, investimentos 
em infra-estrutura e investimentos diretos pelo 
governo, principalmente em certas industrias 
estrat6gicas. 

Imediatamente apos a 2? Guerra Mundial, 
a industrializapao brasileira recebeu impulse 

por meio de medidas que tinham como 

proposito resolver problemas do balanpo 
de pagamentos. A partir de 1947, um con- 

trole direto das importapoes, por meio de 

licenciamentos, foi posto em pratica, combi- 
nado com um sistema de taxa fixa de cam- 

bio. Depois de 1953, a poh'tica evoluiu 

para um regime de categories de cambio e 

Ieil6es<2). Com respeito as exportapoes, 

deve-se mencionar a existencia de um me- 

canismo de previo licenciamento, de bonus 

especiais e, em algumas circunstancias 

particulares, uma proibipao completa da 

exportapao de certos bens agn'colas. Como 

jci foi salientado por Alves e Pastore, depois 

de 1964 o numero e a intensidade dos con- 

troles foram muito menores e, para os pro- 

dutos industriais, o Pai's introduziu uma 

poh'tica de promopao de exportapoes basea- 
da em incentivos fiscais, esquema que teve 

validade ate dezembro de 1979. 

A conclusao normalmente encontrada 

nos estudos sobre poh'tica comercial no 

Brasil 6 que o pen'odo inicial da estrat^gia 

de industrializapao trouxe como resultado 

uma severa discriminapao contra o setor 

agn'cola (Pastore, Alves e Pastore, Schuh, 
Zockun et a! ). Dois autores foram seleciona- 
dos para terem seus pontos de vista aqui 

expostos. O argumento de Pastore 4 o 
seguinte: (...) quer dentro do sistema 
de leiloes de cambio, quer dentro do siste- 

ma de tarifas ad valorem, a primeira conse- 

quencia de uma protepao elevada e a sobre- 

valorizapao da taxa de cambio. Dados os 
prepos internacionais e taxa de cambio, uma 

elevapao de tarifas conduz a menor demanda 
de importapoes, e, sendo a oferta de divisas 

crescente com relapab a remunerapao efe- 
tiva em cruzeiros das exportapoes, a menor 

demanda de divisas necessariamente impli- 
caria na queda da taxa cambial de equih'- 

brio. A sobrevalorizapao cambial implicita- 

(2) Outros detalhes sobre o perfodo podem ser en- 
contrados em BERGSMAN (1970). HUDDLE 
tamb6m faz uma an^lise comparativa desses re- 
gimes de cambio. 
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mente tributava as exportapoes"^3). Bers- 

man (1970) estimou que a taxacao ifnplf- 

cita, isto 6, a desvalorizapao percentual ne- 

cessaria para compensar a remopao das ta- 
rifas sobre as importacoes, para o pen'odo 
1954-67, estava na faixa de 13-37%<4). 

0 segundo autor a ser revisto 6 Leff 

(1967-1969); ele argumentou que o governo 

brasileiro, durante os anos 50 e parte dos 

60, tinha um enfoque quanto a exportapao 
de produtos agncolas do lipo "excedente 

exportavel" Em outras palavras, o Pafs 

exportaria apenas o excedente existente 

depois que o mercado interno tivesse sido 

adequadamente abastecido. Entre os ins- 
trumentos usados para a implementacao des- 

sa poh'tica, alem da sobrevalorizapao da 

taxa de cambio, Leff mencionava o meca- 

nismo de licenciamento, quotas, impostos 
exph'citos e, mesmo, proibipoes. A justi- 

ficativa para tal poh'tica nao era, segum 

do Leff (1969), a preocupacao com as 

taxas de inflacao, mas antes considerapoes 

humanitarias ou uma sensibilidade poh'- 

tica relacionada ao bem-estar dos consu- 

midores urbanos. Por outro lado, os indus- 

trialistas tenderiam a apoiar tal poh'tica, 

pois ela diminuiria os precos dos bens de 

salaries e das materias-primas industriais. 

Tambdm e relevante notar a importancia 

dada na literatura economica internacional 
as consequencias negativas da estrategia 

de desenvolvimento e da poh'tica comercial 

usadas na America Latina e em outras re- 

gioes. Ao concluir pessimisticamente a respei- 

to do desenvolvimento agn'cola na America 

Latina, Schultzl5) salientou como razao 

(3) Transcrito de PASTORE (1979, p. 211). 

(4) Essas estimativas estao listadas para cada ano e 
diversos produtos, ate 1965, na Tabela (3) abai- 
xo; sao baseadas no que BERGSMAN (1970) 
chama de taxa de equilibrio de livre com6rcio. 

(5) Bern mais recentemente, SCHULTZ (1979) ar- 
gumentou que "no caso da agricultura, muitos 
pai'ses de baixa renda estao comprometidos 
com baixos pregos urbanos de alimentos e, por 
isso, perdem os ganhos de bem-estar que advi- 
riam da modernizapao da agricultura, a qual, no 
longo prazo, Ihes daria alimentos a custos reais 
mais baixos para todos os consumidores". Tra- 
dupao do autor. 

principal desse quadro as distorpoes obser- 

vadas na alocapao de recursos. Entre elas, 

as mais importantes eram as causadas pela 

poh'tica de substituipao de importacoes, 

incluindo a sobrevalorizapao cambial, as 

poh'ticas de barateamento de alimentos 

favorecendo os consumidores urbanos, e a 

falta de atenpao por parte do setor publico 

a pesquisa agn'cola e aos recursos humanos 

em geral. 

Mais recentemente, Peterson argumentou 

que as relacoes de precos desfavoraveis 

existentes ncs pai'ses menos desenvolvidos 

causaram uma reducao na produpao agri- 

cola, escassez de alimentos e afetaram ne- 
gativamente o crescimento economico. Tam- 

bem, de acordo com Peterson, se os produ- 

tores nesses pai'ses tivessem auferido o m'- 

vel de precos prevalecentes nos pai'ses mais 

adiantados ou no mercado internacional, 

nao teria havido escassez mondial de ali- 

mentos. Os argumentos aqui revistos pare- 

cem, assim, indicar que a poh'tica comercial 

utilizada por muitos pai'ses menos desen- 

volvidos discriminou contra a agricultura 

e beneficiou o setor nao agn'cola e, principal- 

mente, os consumidores urbanos de baixa 

renda. 

Esse tipo de poh'tica comercial aplica- 

do pelo Brasil e por outros pai'ses no pen'o- 
do posterior a 2? Guerra Mondial, se confir- 

mado, teria, no curto prazo, um efeito favo- 

ravel por meio de mudancas nos precos re- 

latives, beneficiando os consumidores de ali- 
mentos. No Brasil, enquanto em 1940 

2/3 da populaqao ainda estava no setor 

primario, a proporcao para 1980 devera 

atingir cerca de 1/3. Alem disso, ainda em 

1975, cerca de 49% ou mais do dispendio 

total das fami'lias de baixa renda era com 

alimentos<6) Todavia, o argumento acima 

implica que, no process© de beneficiar 

parte da populaipao, isto e, as fami'lias po- 

bres, a agricultura era penalizada e seu de- 

(6) Esse dado e do ENDEF, uma pesquisa nacional 
sobre dispendios familiares da FIBGE. As pro- 
ponpoes mencionadas referem-se a fami'lias de 
renda mensal inferior a dois salaries mmimos. 
A faixa 6 de 49% no Rio de Janeiro e at6 63% 
no Nordeste. 

125 



PREgOS DE ALIMENTOS 

senvolvimento negativamente afetado, com 

conseqiiencias adversas para o desenvolvi- 

mento economico do Pai's, a m^dio e longo 

prazo. 

A implicate mais penetrante dessa 

an^lise, bem exemplificada por Peterson 

e, tambem, por Pastore, e a necessidade 

de correpao dos pregos agn'colas como pre- 

condigao para um adequado crescimento 

agn'cola e economico. Essa "correpao" 

significaria a eliminapao da taxa de cambio 

sobrevalorizada e de outras distorpoes, a 
fim de trazer os prepos agn'colas para os m'- 
veis prevalecentes no mercado internacio- 
nal. Devido a importancia de tal conclusao 
e das radicals medidas de polftica necessa- 

rias a "correpao" de prepos, examinaremos 
esse raciocmio sobre a polftica comercial 

brasileira em dois aspectos. Em primeiro 
lugar, faremos alguns comentcirios generi- 
cos a respeito da sobrevalorizacao da taxa 
de cambio e da taxacao implfcita da agri- 

cultura. Em segundo lugar, perguntaremos 
se o Brasil teve ou nao, nos ultimos trinta 
anos, uma polftica economica do tipo "ali- 

mentos baratos" e procuraremos evidencias 

empiricas que possam contradizer a visao 
de que os consumidores urbanos tenham-se 

beneficiado •substancialmente de tal polf- 
tica. Isto e feito na segunda parte deste 

trabalho. 

Com respeito a questao da sobrevaloriza- 

cao da taxa de cambio nos anos 50 e no 

inicio dos anos 60^1, duas observacoes 

devem ser feitas; a primeira e a melhora 

dos termos de troca para o Brasil a partir 

do fim da d^cada dos 40 ate pelo menos 

a metade da d^cada dos 50, causada por 

um aumento substancial dos prepos do 

cafe. De fato, entre 1947 e 1954, o Pafs 

beneficiou-se de um aumento de 183% no 
preco do cafe^). produto responsavel por 

mais de 50% das exportapoes totais naquela 

(7) A razao pela qual este pen'odo esta sendo con- 
siderado 6 que existe maior concordancia de 
que, posteriormente, a taxa de cambio oficial 
estava mais proxima da que traria equili'brio a 
balanpa comercial (ALVES e PASTORE, p. 
866). 

(8) Tomamos como referencia o pre<po m6dio anual 
dado pela FAO. 

epoca. Os dados apresentados por Tavares 

revelam que os termos de troca-renda, isto 
e, o poder de compra das exportapoes, me- 

Ihoraram 67% em 1950-51, quando compa- 

rados aos nfveis de 1945, e 43%, quando 
se compara 1954 com 1945<9). Mesmo se 

pensarmos em termos de teoria da paridade 
do poder de compra para a determinacao 

da taxa de cambio, uma melhora tao signi- 

ficativa nos termos de comercio teria de ser 

levada em conta ao se considerar o valor 

de equili'brio para aquele pen'odo^10). Pas- 

tore et a! argumentaram, num artigo recente 

sobre equili'brio na balanpa comercial 

brasileira, que alem das taxas relativas de 

inflacao (dom^stica e no resto do mundo), 

outras variaveis deveriam ser consideradas, 

tais como o crescimento da renda, os termos 

de comercio, as tarifas e os incentives. 

A segunda observapao e que identificar a 

sobrevalorizapao da taxa de cambio como 

uma distorpao ignora a possibilidade de que 
a protepao tarifaria (da mesma forma que 

subsfdios a producao) tenha sido introdu- 

zida para corrigir divergencias domesti- 

casl11) como, por exemplo, no caso de 

economias dinamicas internas e externas<12). 
Em outras palavras, o objetivo da protepao 

seria realizar uma transformapao estrutural 

no sentido de tornar a economia mais 

(9) Os termos de troca-renda em 1959 estavam 
49% acima do m'vel de 1945; maiores ainda se 
considerarmos 1940 como ano de compara- 
gao. Isto confirma que a melhoria dos termos 
de troca prolongou-se at6 o final dos anos 50. 

(10) Para revisoes da teoria veja OFFICER, HOL- 
MES e HUMPHREY Como salientado por 
tais autores, outras variaveis explanatorias, 
al§m do diferencial nas taxas de inflacao, de- 
vem ser consideradas na determinacao das ta- 
xas de cambio. Veja tamb6m PASTORE eta! 
para o caso brasileiro mais recente. 

(11) Segundo CORDEN, divergencia 6 uma discre- 
pancia entre custos e beneffcios, privados e 
sociais, quaisquer que tenham sido suas cau- 
sas. Distorpao § uma divergencia causada pela 
polftica governamental. 

(12) Veja CORDEN para uma discussao do argu- 
mento da industria nascente nessa linha de ra- 
ciocmio. 
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industrializada, em relapao ao pen'odo an- 

terior. Em nosso jufzo, o argumento da so- 
brevalorizapao, em modo extreme, signi- 

ficaria que todos os setores industrials que 
receberam protecao nao teriam condicoes 

de superar a ineficiencia inicial. Todavia, 

ao analisar a estrutura de protecao, Bergs- 

man (1975) concluiu que, aiem dos produtos 

em que a protecao era justificada, havia 

alguns setores potencialmente eficientes mas 
com protecao baixa ou negativa, outros 
setores eficientes mas com protecao mui- 

to elevada e, finalmente, alguns setores 
altamente protegidos mas claramente inefi- 

cientes. 0 ponto hasico e que uma dada 

protepao, na forma de tarifas sobre as im- 

portapoes, subsfdios a producao ou outras 

alternativas, nao e suficiente para caracteri- 

zar a taxa de cambio sobrevalorizada como 

uma distorcao. Para isso, seria preciso de- 

monstrar que a protecao nao era justificada 

em termos economicos, Ldependentemente 

da forma como ela foi realizada. 

ALGUMAS EVIDENCIAS 

EMPIRICAS SOBRE TAXACAO 
IMPLICITA 

Com respeito as evidencias empi'ricas 

apoiando (ou nao) o caso das polfticas de 

"alimentos baratos" e importante notar 

que todos os autores revistos neste artigo 

(Pastore, Leff, Schultz, Peterson) assumem 

implicitamente que a agriculture como um 

todo e um setor exportador. Ou seja, a so- 

brevalorizacao da taxa dt cambio e outras 

formas de intervenpao tornariam a expor- 

tapao uma alternativa menos atraente em 

relate a situapao de livre comercio. A con- 

sequencia seria a oferta de uma parcela 

maior da produgao domestica no mercado 

interne, mas a um m've! de preco mais baixo 

do que aquele que prevaleceria em livre 
comercio. Este, em essencia, seria o resul- 

tado das polfticas de "alimentos baratos". 

Todavia, por bastante tempo a agricultura 

brasileira tem-se apresentado como compos- 

ta por dois subsetores, sendo um o subse- 

tor de exportaveis e o outro o subsetor 

domestico (mercado interne). Esta distin- 

cao nao se baseia em padroes de consu- 

mo(13). mas antes no funcionamento de 

cada mercado, ou seja, se ele e aberto ou 

fechado as transapoes internacionais. Em 

outras palavras, o ponto basico da distin- 

(pao e se um dado produto esta ou nao 

exposto as forcas economicas advindas do 

mercado internaciona|(^Numa economia 

aberta, os precos recebidos pelos agriculto- 

res seguem de perto as mudancas nos prepos 
internacionais e na taxa de cambio. Por 

outro lado, quando as transacoes internacio- 

nais nao sao feitas livremente, apenas as 
variaveis economicas internas podem ser 

relevantes no processo de determinapao de 

prepos no curto prazo^3^. Exemplos de 

instrumentos que podem levar a tal situacao 

sao as licencas para importapao, tarifas e, 

em casos extremos, proibicao de impor- 

tap6es(16). 

Alem do caso simples, em que uma tari- 

fa sobre as importacoes permite que os pre- 
cos recebidos pelos agricultores permane- 
cam acima dos precos internacionais, mas 

(13) Adiante ficara claro, entretanto, que o subse- 
tor domdstico 6 formado por produtos ali- 
mentares, alguns dos quais muito importan- 
tes como fontes de calorias/protei nas, assim 
como nos orpamentos familiares das camadas 
de baixa renda. 

(14) Assumimos o Brasil como pai's pequeno em 
termos de comercio internacional durante o 
pen'odo 1948-77, exceto com relacao ao cafe. 
As variaveis economicas consideradas rele- 
vantes sao os prepos internacionais e a taxa de 
cambio. Veja tamb6m HOMEM DE MELO 
(1978). 

(15) A literatura internacional esta comepando a 
registrar tais circunstancias. Por exemplo, 
ABBOTT menciona o caso em que a auto-su- 
ficiencia 6 uma poli'tica nacional, permitindo- 
se o consumo crescer ou declinar diretamen- 
te com a produpao domdstica. 

(16) Enfatizamos o caso em que, por causa de in- 
tervenpao domestica no comercio, a distancia 
entre os pontos de importapao e exportapao 6 
suficientemente ampla para que flutuapoes 
nas curvas de oferta e demanda determinem 
os prepos domdsticos. Com uma proibipao 
de importapao, nao existe ponto de importa- 
pao e a unica limitapao ao crescimento dos 
prepos dom^sticos 6 a demanda interna. Veja 
tambem HINSHAW para essas questoes. 
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com a continuidade das importapoes, casos 

mais complicados podem ocorrer. Por exem- 

plo, um produto inicialmente exportado 

pode ser afetado adversamente em termos 

de rentabilidade por mudanpas nos prepos 

internacionais ou por desenvolvimentos 

dom^sticos em tecnologia, vis-a-vis outros 

produtos. Como resultado, o produto po- 

deria vir a ser importado se prevalecesse o 

livre com6rcio. Todavia, dependendo dos 

objetivos de poh'tica e dos instrumentos 

utilizados, o produto poderia passar a 

categoria de dom^stico, nao ocorrendo 

importapoes, mas com o prepo recebido pe- 

los produtores permanecendo acima do 

prepo internacional. Tais possibilidades sao 

uma indicapao de que o argumento de dis- 

criminapao de precos contra a agricultura 

pode nao ser valido, ao menos em termos 

de todo o setor agncola. 

Entao, ao computar-se a razao entre pre- 

pos dom^sticos (produtores) e internacionais 

(em cruzeiros), o seguinte quadro poderia 

emergir: para os produtos regularmente ex- 

portados (e em parcelas significativas) 

essa razao deveria ser sempre menor do que 

1, a magnitude precisa, dependendo dos 

custos de comercializacaol 17). por outro 

lado, para os produtos domesticos, assim 

como para aqueles importados com tarifas, 

a razao entre prepo domestico e interna- 

cional poderia elevar-se acima de 1 e, em 

certas circunstancias, atingir magnitudes bem 

acima de Podemos ainda ter um caso 

intermediario, aqui definido como um pro- 

duto presente na lista de exportacoes anuais, 

mas em uma base irregular (e em proporcoes 

baixas em termos de producao domestica). 

A magnitude da razao de precos poderia, 

(17) Uma razao abaixo de 1 nao significa neces- 
sariamente ausencia de taxagao. A vantagem 
comparativa pode ser tao forte que, mesmo 
taxado, o produto continua sendo exportado. 
Deve-se ter esse ponto em mente ao interpre- 
tar-se as razoes de pregos nas Tabelas 1 e 2. 
Atualmente, por exemplo, os produtos agn- 
colas pagam ICM nas exportagoes. 

(18) O fator limitante seria a curva de demanda do- 
mestica. Esse caso 6 similar ao de auto-sufi- 
ciencia discutida por ABBOTT. 

em alguns anos, elevar-se acima de 1 e, em 

outros anos, permanecer abaixo de 1. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as razoes 
entre prepos domesticos (produtores) e inter- 

nacionais para os penodos 1948-65 e 1966- 
77. respectivamente. Este ultimo pen'odo 

e .ipresentado separadamente, uma vez que 

ULilizamos uma mesma taxa de cambio^19). 

Numa pesquisa anterior (Homem de Melo, 

1978) havi'amos trabalhado com a seguinte 

classificapao: a) Produtos Exportados: algo- 

dao, cafe, soja e cana-de-acucar; b) Produtos 

Domesticos: arroz, feijao, mandioca^20). 

batata e cebola; c) Produtos intermediarios: 

milho e amendoim. Uma vez que esta clas- 

sificapao baseava-se na presenpa do produto 
na lista de exportacoes/importacoes anuais, 

assim como na participapao do comercio 

na producao total (consume), nos a man- 

tivemos e inclufmos o trigo como produto 

importado, mas severamente regulamentado 

pela poh'tica governamental (precos ofi- 
ciais de compra). 

Os resultados mostrados na Tabela 1 

sao surpreendentes. Cana-de-acucar, cafe e 

algodao, tres dos exporta'veis, tern um 

padrao mais regular para a razao de precos 

e quase sempre com valores • abaixo de 

1(21>- A soja, todavia, apresenta valores 
acima de 1 durante toda a d^cada dos 50, 

apesar de ter sido exportada em pequenas 

(19) A taxa de cambio na Tabela 2 6a mesma para 
todos os produtos. Num artigo anterior tfnha- 
mos usado pregos m6dios coletados pela Fun- 
dagao Getulio Vargas (HOMEM DE MELO, 
1980). Nesse artigo usamos os pregos de Sao 
Paulo para se ter consistencia com a Tabela 1. 

(20) Uma vez que nao conseguimos obter pregos 
internacionais para esse produto, nao foi pos- 
si'vel computar. as razoes nas Tabelas 1 e 2. 

(21) Para o caf6 houve tres anos em que a razao de 
pregos atingiu valores acima de 1 e valores um 
pouco mais altos at6 a metade dos anos 50. 
A poh'tica de taxagao das exportagoes prova- 
velmente explica parte da variagao. Nos deve- 
mos relembrar que nao usamos uma taxa de 
cambio especi'fica para esse produto, o que, 
na presenga de taxagao das exportagoes, 
subestimaria a razao de pregos. 
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quantidades) em quase todos os anos(22). 

Para milho e amendoim, considerados casos 
intermedicirios, a razao esta proxima de 1 

em Vcirios anos, abaixo de 1 em outros, e, 
principalmente para o milho, alcan(?a valores 

bem acima de 1 em vcirios anos^23) Com 

respeito ao trigo, um produto importado 

mas que conta com uma polftica especf- 

fica de substituipao de importacoes (Conta- 

dor, Knight), os valores para as razoes estao 

sempre acima de 1 e, durante metade dos 

anos que constam na Tabela 1, alcanpam 

valores acima de 2. 

For outro lado, as culturas domesticas 

de arroz, feijao, batata e cebola tern razoes 

de pregos acima de 1, em muitos anos acima 

de 2 e, mesmo, acima de 3 em algumas 
circunstancias. Esses valores significam que 

durante os anos 50 e 60, os produtos brasi- 

los de alguns alimentos conseguiram ter seus 

pregos 100% ou 200% acima dos pregos pre- 

valecentes no mercado internacional. Como 

resultado, a conclusao de uma taxagao implf- 

cita da agricultura nao pode ser generalizada. 
Pelo contrario, alguns alimentos nutricional- 
mente importantes, como e o caso do arroz e 

do feijao, tiveram pregos domesticos consi- 
deravelmente acima do nfvel internacional 

^24l. Isto sugere uma taxagao imph'cita dos 

(22) Os dados de Knight indicam que os pregos in- 
ternacionais estavam abaixo dos pregos do- 
mesticos a partir de 1949, embora suas fontes 
para pregos sejam diferentes das nossas. As ex- 
portagoes podem referir-se a alguns acordos 
especiais. Veja nota de rodap6 seguinte. 

(23) O milho e o arroz estao entre os produtos 
mencionados por KNIGHT como tendo as 
chamadas operaqoes vinculadas, isto e, um pa- 
gamento especial para os exportadores quan- 
do as relagoes de pregos eram desfavor^veis e 
o produto nao podia ser regularmente expor- 
tado. 

(24) ALVES e TEIXEIRA, trabalhando com uma 
pesquisa de orgamentos familiares de 1971 pa- 
ra Sao Paulo, mostraram que o arroz e o feijao 
eram responsSveis por 35% das calorias e 39% 
das protefnas consumidas por farmlias de bai- 
xa renda (ate um salario mmimo per capita). 

consumidores no Brasil, especialmente das 

fami'lias de baixa renda<25K 

A Tabela 3, por outro lado, apresenta 

as estimativas dispom'veis da sobrevaloriza- 

gao da taxa de cambio durante 1948/65, 

baseada nos criterios de equiirbrio de livre 

comercio e paridade do poder de com- 

pra^26L Essas magnitudes estao listadas 

por causa do argumento de discriminagao 

contra a agricultura. Em outras palavras, 

ainda que nossos comentarios anteriores 

tragam duvidas quanto a validade de tais 

estimativas, 6 interessante combinar os 

resultados das Tabelas 1 e 3. Assim, mesmo 

quando usamos as magnitudes da Tabela 

3 como estimativas de taxagao imph'cita, 

ainda temos alguni. produtos e anos em que 

a razao de pregos esta acima de 1 e, em va- 

ries casos, muito acima de 1, especialmente 
para o arroz, feijao, batata e cebola(27) 

Como resultado, mesmo nesse caso extremo, 

a corregao da sobrevalorizagao nao mudaria 
drasticamente a conclusao de que parte da 

agricultura brasileira, exatamente aquela que 

produzia alimentos para o mercado domes- 

tico, nao estava sendo taxada ou discrimina- 

da, como argumentaram os autores previa- 

mente mencionados. 

Para alguns produtos com razoes de pre- 

gos acima de 1 na Tabela 1, pode-se notar 

uma tendencia declinante, especialmente 
nos casos do trigo, amendoim, milho, bata- 

ta e soja. Agora, se incluirmos os dados da 
Tabela 2, essa tendencia declinante parece 
continuar presente, especialmete para a ce- 

bola. De fato, embora em va'rios anos entre 

(25) Nossa estimativa preliminar, baseada no 
ENDEF, a pesquisa nacional de orgamentos 
familiares de 1974/75, 6 que pelo menos 
10—20% do total de dispendios de famOias re- 
cebendo abaixo de dois salaries mTnimos refe- 
rem-se a produtos como arroz, feijao, batata, 
cebola e milho, este ultimo numa base direta, 
sendo a amplitude explicada por diferentes 
regioes. 

(26) Veja tamb6m BACHA e TAYLOR, para uma 
revisao das teorias. 

(27) Os numeros da Tabela 1 devem ser multiplica- 
dos por (1—t), onde f e a estimativa de "so- 
brevalorizagao" dada na Tabela 3. 
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TABELA 1 

RAZAO ENTREP^ECOS MEDICS RECEBIDOS PELOS AGRICULTORES E PREgOS 
MEDIOS INTERNACIONAIS EM CRUZEIROS, 1948/65 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Arroz 

1.72 
2,13 
1,71 
1,47 
2,35 
3,59 
3,06 
2,74 
2,69 
2,59 
2,28 
1,58 
1,65 
1,40 
2,50 
2,67 
1.73 
0,94 

Feijao 

0,74 
0,64 
1,55 
2,37 
2,18 
1,55 
1,57 
1.61 
1,36 
0,92 
0,66 
0,58 
1,01 
1,11 
0,68 
0,52 

Batata 

2,02 
1.69 
3,14 
2,40 
2,16 
3.70 
3,52 
2.^4 
1,56 
2,19 
1,74 
1,61 
0,95 
1,33 
1,30 
1,48 
1,05 
1,18 

Cebo la Milho 

2,92 
5,51 

1,92 
2,65 
1,31 
2,22 
2.69 
2.57 

0,74 
1,08 
0,86 
0,92 
1,17 
1,59 
1,02 
1,41 
1,29 
1,24 
0,99 
0,93 
0,68 
0,99 
0,97 
0,70 
0,87 
0,58 

Amendoim 

0,76 
0,73 
1.31 
0,93 
0,88 
0,88 
1.02 
0,66 
0,78 
0,87 
0,65 
0,62 
0,76 
0,70 
0,62 
0,65 
1.03 
0,70 

Cana 

0,62 
0,74 
0,70 
0,69 
0,78 
0,78 
0,74 
0,58 
0,77 
0,52 
0,45 
0,45 
0,47 
0,38 
0,42 
0,53 
0,50 
0,61 

Algodao 

0,75 
0,80 
0,85 
1,00 
0,89 
0,75 
0,82 
0,80 
0,82 
0,93 
0,74 
0,77 
0,66 
0,70 
0,67 
0,70 
0,66 
0,64 

Soja 

0,77 
1,05 
1,31 
1,15 
1,37 
1,49 
1,08 
1,23 
1,08 
1,27 
1,02 
1,04 
0,95 
0,79 
0,90 
0,81 
0,84 
0,66 

Trigo 

1,31 
1,45 
1,99 
2,24 
2,35 
2,67 
2,92 
2,90 
2.60 
2,53 
2,37 
2,22 
1,69 
1,59 
1,48 
1,67 
1,76 
1,73 

Fo/?re;Para preccs recebidos pelos agricultores de Sao Paulo, dados do Instituto de Economia Agnco- 
la, exceto trigo. 
Para este produto, dados da SUPLAN, Minist§rio da Agricultura. Para precos internacionais, m§- 
dios, dados do Anuario de Com6rcio da FAO. As taxas de cambio de arroz, milho e soja, KNI- 
GHT. Para os demais, VON DOELLINGER, C. et al.. Para os coeficientes t6cnicos de transfor- 
magao, usamos as informagoes da Comissao de Financiamento de Produgao e da Bolsa de Ce- 
reais de Sao Paulo e BOR IN. 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

TABELA 3 

ESTIMATIVAS DE "SOBREVALORIZACAO" CAMBIAL. CRITERIOS DA 
PARIDADE DO PODER DA COMPRAl1) E TAXA DE CAMBIO DE 

COMERCIO LIVRE (2), 1948/65 

Arroz 

(1) 

0,30 
0,36 
0,36 
0,41 
0,49 
0,51 
0,43 
0,35 
0,23 
0,18 
0,02 

-0,20 
-0,03 
-0,01 
0,39 
0,13 
0,07 

-0,07 

(2) 

0,21 
0,29 
0,20 
0,17 
0,03 
0,01 
0,15 
0,32 
0,39 
0,33 
0,36 
0,25 

Milho 

(1) (2) 

0,30 
0,36 
0,36 
0,41 
0,49 
0,51 
0,43 
0,35 
0,35 
0,33 
0,04 

-0,10 
-0,03 
-0,01 
0,07 
0,13 
0,07 

■0,07 

0,21 
0,29 
0,32 
0,32 
0,06 
0,09 
0,15 
0,32 
0,39 
0,33 
0,36 
0.25 

Soja 

(1) (2) 

0,30 
0,36 
0,36 
0,41 
0,49 
0,51 
0,43 
0,40 
0,34 
0,33 
0,19 
0,24 

-0,03 
-0,01 
0,07 
0,13 
0,07 

-0,07 

0,21 
0,34 
0,32 
0,32 
0,20 
0,38 
0,15 
0,32 
0,39 
0,33 
0,36 
0,25 

Amendoim 
Algodao 

(1) (2) 

0,28 
0,35 
0,35 
0,39 
0,48 
0,55 
0,52 
0,43 
0,39 
0,39 
0,23 
0,24 
0,08 
0,05 
0,05 
0,14 
0,04 
0,04 

0,33 
0,37 
0,37 
0,38 
0,24 
0,37 
0,24 
0,37 
0,37 
0,34 
0,34 
0,33 

Demais 
Produtos 

(1) (2) 

0,28 
0,35 
0,35 
0,39 
0,48 
0,55 
0,52 
0,34 
0,34 
0,38 
0,30 
0,27 
0,08 
0,05 
0,05 
0,14 
0,04 
0,04 

0,33 
0,28 
0,32 
0,37 
0,31 
0,40 
0,24 
0,37 
0,37 
0,34 
0,34 
0,33 

Fonte: Para taxa de cambio da paridade do poder de compra, KNIGHT. Para a taxa de livre-co- 
m6rcio, BERGSMAN (1970). 
Para as taxas de cambio dos produtos individuais, veja Tabela 1. 
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PREQOS DE ALIMENTOS 

1966/77 ainda observemos razoes de pregos 

acima de 1 ou 2, principalmente paraoarroz, 

feijao, cebola e trigo, seus valores em geral 

nao sao tao elevados quanto na Tabela 1, 

Ao menos tres razoes podem ser menciona- 

das para explicar este fato: uma tendencia 

ascendente nos pregos internacionais, o com- 

portamento da taxa de cambio e desenvolvi- 

mentos tecnologicos apllcciveis aos produtos 

dom6sticos(28L 

No primeiro pen'odo, 1948/65, parece 

nao ter existido tendencia ascendente pro- 

nunciada nos pregos internacionais dos 

produtos inclui'dos na an^lise. Isto, entre- 

tanto, inverteu-se durante 1966/77, quando 

uma tendencia positiva se fez presente, 

especialmente nos anos 70<29). Com respeito 

a taxa de cambio, os dados apresentados por 

Bergsman (1975) e baseados no ja mencio- 

nado conceito de equilfbrio de livre corner- 

do indicam que a amplitude da sobrevalori- 

zagao foi muito menor na segunda metade 

dos anos 60 do que anteriormente. Alves e 
Pastore tamb^m indicaram que a taxa de 

cambio oficial estava proxima da que traria 

equilfbrio a balanga comercial durante 

1970/73. Depois de 1974, ainda segundo 

Alves e Pastore, o cruzeiro tornou-se nova- 

mente sobrevalorizado<30L Ainda que am- 

bos os fatores, isto e, o comportamento dos 

pregos internacionais e da taxa de cambio. 

(28) Para os produtos da categoria "exportaveis", 
mudangas nesses fatores nao devem afetar as 
razoes de pregos. Um fator que poderia afeta- 
las seria mudangas nos custos de comercializa- 
gao. 

(29) Aparentemente, os produtos com aumentos 
mais pronunciados de pregos foram o amen- 
doim, agucar, batata e feijao, enquanto aque- 
les com aumentos menores foram o arroz, mi- 
Iho e trigo. Todavia, parece ter havido certas 
diferengas no padrao temporal dos aumentos. 
Veja as taxas especfficas de crescimento no 
final da quarta segao, 

(30) O ano de 1974, recordemos, foi o primeiro a 
a mostrar o impacto complete dos aumentos 
no prego do petroleo. O declfnio nos termos 
de troca para o Brasil foi de 18% e nos termos 
de troca-renda foi de 16% (Conjuntura Eco- 
nomica). 
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possam contribuir para explicar parte da 

observada tendencia declinante das razoes de 

pregos nas Tabelas 1 e 2, este trabalho dara 

mais atengao aos desenvolvimentos tecno- 

logicos dom^sticos, o que 6 feito na segao 

seguinte^311. 

o padrao de geraqao de 

TECNOLOGIAS AGRfCOLAS NO 

BRASIL 

Juntamente com a concepgao de desen- 

volvimento economico, como refletida pelo 

modelo de substituigao de importagoes, 

e importante isolar a preocupagao funda- 

mental das autoridades economicas brasilei- 

ras, no im'cio dos anos 50, com respeito 

ao setor agncola. Aparentemente, a taxa de 

crescimento da produgao de alimentos 

era a mais importante preocupagao^32). Em 

termos do nosso objetivo, e relevante veri- 

ficar como essa preocupagao foi traduzida 

em medidas de polftica. Nesta parte do 

artigo daremos enfase ao padrao de geragao 

de novas tecnologias entre culturas e suas 

consequencias em termos da manutengao 
de um produto na categoria de exportaveis, 

ou da redugao das razoes de pregos domes- 

ticos internacionais analisados na segao an- 

terior. 

Depois do fraco desempenho da produgao 

brasileira de alimentos no im'cio dos anos 50, 

os instrumentos utilizados para expandir a 

produgao foram o desenvolvimento da 

rede rodoviaria, o aumento na capacidade 

de estocagem, a provisao de assistencia 

tecnica e, finalmente, os primeiros passos 

de uma polftica de subsfdios aos pregos 

de insumos e as taxas de juros no credit© 

rural (Smith). O conhecimento desse conjun- 

to de polfticas e util para se entender a 

(31) Boa parte desta segao baseia-se em outras pes- 
quisas do autor, um resume das quais estci pu- 
blicado em HOMEM DE MELO (1980). Esta 
segao, ainda que nao inteiramente original, 
fez-se necessaria para se investigar a hipdtese 
de que por tras do desigual desempenho dos 
pregos agncolas, ha um padrao desigual de ' 
geragao de novas tecnologias. 

(32) Veja HOMEM DE MELO (1979). 



Fernando B. Homem de Melo 

situapao geradora da falta de investimento 

em pesquisa agn'cola, pelo menos a nfvel 

federal. Duas observagoes ajudarao a es- 

clarecer este ponto: devemos recordar 

a popularidade do ''modelo de difusao" de 

desenvolvimento agncola durante a decada 

dos 50^33K Esperava-se que os programas 

de extensao transformassem os agricultores 

tradicionais em modernos, por intermedio 

da utiliza(pao de tecnofogias ja disponfveis e 

da realocagao de recursos. Schuh e Alves 

mostraram que, no Brasil, enquanto o in- 

vestimento em pesquisa agronomica a nf- 

vel federal estava declinando no infcio dos 

anos 50, o contr^rio acontecia com progra- 
mas de extensao. Alem disso, pode-se pen- 

sar a polftica de subsfdios como parte da 

mesma abordagem ao desenvolvimento agrf- 

cola e produpao de alimentos. Dado que 

tecnologias apropriadas eram consideradas 

como existentes, esperava-se que essa polf- 

tica acelerasse a sua taxa de adopao. 

Por outro lado, o padrao desigual de pro- 

priedade da^terra nao era considerado pro- 

blema tao s£rio como entendia a "escola 
estruturalista" da America Latina^34) Alem 

disso, esperava-se que a disponibilidade de 
terras na fronteira permitisse um acesso 

mais facil a oportunidades de renda para 

parte da populapao agrfcola<35L Tamb6m, 

um importante relatorio sobre a agriculture 

brasileira, em 1954 (por Klein e Saks), 

identificou o setor de comercializapao como 

um obstaculo ao desenvolvimento, devido 

a inadequapao da rede de transportes e a 

insuficiente capacidade de estocagem (Smi- 

th), Como resultado, esperava-se que investi- 

mentos rodoviarios e em estocagem propi- 
ciassem beneffcios, ao facilitarem a ocupa- 

pao da fronteira e permitirem a eliminapao 

de alguns estrangulamentos no process© de 

comercializapao. 

(33) Para uma discussao desse modelo veja HA- 
YAMI e RUTTAN , pp. 36-9. 

(34) Veja PASTORE, A.C. (1968) para uma re- 
visao. 

(35) Para evidencia de que isso nao ocorreu de 
forma significativa, veja Dias. 

No restante desta sepao, examinaremos a 

evidencia existente sobre a disponibilidade 

de tecnologias agrfcolas origin^rias de ins- 

tituipoes federais e estaduais^36). A nfvel 

federal, ap6s um curto perfodo em que 

Vcirias pesquisas foram conduzidas, houve 

um declfnio substancial no suporte finan- 

ceiro para as mesmas, a partir da decada dos 

50. Este fato, e mais a baixa qualidade do 

pessoal tecnico, explicam os problemas de- 

tectados por Schuh e Alves; falta de con- 

tato entre pesquisadores e agricultores, ex- 

perimentos repetitivos, falta de crit§rios 

claros na escolha dos produtos e pouca 

enfase em pesquisa bcisica. A maior parte 

dos experimentos nao passava de rotina, 

envolvendo apenas comparapao de varieda- 

des e respostas ao uso de fertilizantes. A 

nfvel estadual, Pastore et a! (1974) indica- 

ram apenas alguns Estados — Sao Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul — como 

tendo criado e apoiado centres de pesquisa 

nos ultimos cem anos. Todavia, apenas a 

experiencia de Sao Paulo teve maior su- 

cesso. 

Em termos de resultados efetivos, o rela- 

torio de uma comissao do governo federal, 

no comepo dos anos 70, indicou como pro- 

dutos que alcanparam sucesso significati- 

ve, em termos de variedades produtivas, 

os seguintes (incluindo localizapao): trigo 

no Rio Grande do Sul (anos 60), cana-de- 

apucar no Rio de Janeiro (anos 30 e 40), 

cafe, algodao, frutas cftricas e milho no 

Estado de Sao Paulo^37). Pastore et al^Z) 

identificaram resultados importantes para 

cafe (anos 50) e algodao (anos 40 e seguin- 

tes) em Sao Paulo e para cana-de-apucar no 

(36) Pretendemos cobrir essa questao at6 o infcio 
dos anos 70. Depois disso, algumas mudangas 
de polftica e em instituigoes federais parecem 
ter dado maior enfase a investimentos em pes- 
quisa, especialmente pelo governo federal, 
com centros de pesquisa em v^rios Estados. 
Um numero mais significative de resultados 
de pesquisa parece estar vindo desses Estados 
(SILVA, FONSECA e MARTIN). 

(37) Veja PAIVA eta!., p. 102-32. 

(38) Veja PASTORE, J. (1976). 
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Rio de Janeiro e em Sao Paulo (nesse Estado 

durante a d6cada dos 30 e 40). Tamb^m 

a Fundagao Cargill reportou melhoras 

significativas para a soja, primeiro em Sao 
Paulo (anos 50) e posteriormente no Rio 

Grande do Sul nos anos 60. 

Como resultado dessa evidencia, parece 

que o diagnostico de disponibilidade de tec- 

nologias apropriadas as diversas culturas e 

regioes da agricultura brasileira acusa, no mi'- 

nimo, imperfeipao. Algumas razoes justi- 

ficam essa conclusao. A primeira delas e 

que, dos produtos que tiveram uma melho- 

ria em variedades, apenas o milho estci entre 

os produtos domesticos ou intermediarios 

da sepao anterior, tratando-se os restantes 

de exportaveis, nao alimentares (frutas 

citricas) ou, mesmo, de produto importado 

(trigo). A segunda e que, ainda que alguns. 
dos desenvolvimentos tenham ocorrido antes 

ou durante os anos 50, eles foram extrema- 

mente localizados em influencia, cobrindo 

especialmente a Regiao Sul do Brasilia) 
Finalmente, com excepao da cana-de-agu- 

car no Rio de Janeiro e do trigo no Rio 

Grande do Sul, nao ha evidencias de contri- 

buipoes de centros de pesquisa^40) financia- 

dos pelo governo federal41 Pelo contra- 

rio, a evidencia acima ja indica a importan- 

cia de pesquisas apoiadas pelo Estado de 

Sao Paulo. 

Dois trabalhos mais recentes^42) procu- 

raram investigar com mais minOcias o pa- 

(39) PERRIN e WINKELMAN defenderam a ne- 
cessidade de desenvolvimentos tecnoldgicos 
que aumentem a produpao nos ambientes agro 
clim^ticos dos agricultores. 

(40). O caso da soja serci pormenorizado abaixo. 

(41) Evidencia recente apresentada por SILVA, 
FONSECA e MARTIN (1980) tende a su- 
portar essa conclusao. O numero de resultados 
de pesquisa publicado em instituipdes fora de 
Sao Paulo foi consideravelmente menor que 
neste Estado, tanto para produtos exportaveis 
quanto para culturas dom^sticas. Somente nos 
anos 70 essa situapao foi mudada. 

(42) HOMEM DE MELO (1978; 1980) e SILVA, 
FONSECA e MARTIN (1979). 

drao de resultado dos investimentos realiza- 

dos pelo Estado de Sao Paulo em pesquisa 

agronomica ao longo do tempo. Nesses tra- 
balhos, ha uma concordancia no sentido de 

que cafe, algodao, cana-de-apucdr, milho e 

feijao foram os produtos mais contemplados 

quanto a resultados de pesquisa, medidos 

por numero de publicapoes^4^. ainda que a 

ordenapao tenha variado um pouco. 
O levantamento de publicagoes de pesqui- 

sa realizado por Homem de Melo (1978- 

1980) permite, adicionalmente, chegar-se 

a tres m'veis de en'fase (e resultados) na pes- 

quisa agncola paulista. Em primeiro lugar, 

as culturas mais contempladas pela mesma, 

incluindo o cafe, algodao, cana-de-acucar, 

batata e milho. Para o amendoim, soja e, 
talvez, feijao, constatou-se grau intermedia- 

rio de esforgo, sendo que no caso do feijao, 

as pesquisas foram na maioria rotineiras e 

realizadas bem mais recentemente. Final- 

mente, apresentando menor enfase em pes- 

quisas estavam o arroz e mandioca, dois 

produtos alimentares domesticos. Em termos 
de epocas de concentrapao dos resultados de 

pesquisa, o seguinte padrao emergiu: cafe, 

durante os anos 50 e im'cio dos 60; algodao, 
durante os anos 50 e 60, mas com as pesqui- 

sas tendo-se iniciado bem antes; cana-de-apu- 

car, durante os anos 30, 40 e, posteriormen- 

te, do final dos anos 50 ao final dos 60; 

batata, do final dos anos 40 ao final dos 60; 

e milho, do final dos anos 50 ate a metade 

dos 60 (variedades hfbridas). Esses foram os 

casos mais claros, embora na segao seguinte 

fapamos comentcirios adicionais, inclusive 

sobre outras culturas. Se acrescentarmos a 

informapao previa de que a m'vel de institui- 

(43) O estudo de HOMEM DE MELO (1978; 1980) 
entretanto, nao se limita a examinar numero 
de publica^oes. Por exemplo, a importapao de 
tecnologia do exterior foi considerada impor- 
tante para a batata, inclusive no sentido de di- 
minuir o necessario esforpo interno de pesqui- 
sa. Adicionalmente, as pesquisas foram classi- 
ficadas, em ordem de importancia: a) publica- 
poes nas areas bcisicas, conduzindo a melhora- 
mento de variedades, b) publicapdes na area 
de manutenpao do nfvel de rendimentos: En- 
tomologia, Bacteriologia etc. e c) publicapoes 
nas ^reas mais rotineiras de Pr^ticas Culturais. 
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goes federals de pesquisa foram obtidos 

resultados significativos para trigo e soja no 

Rio Grande do Sul e para cana-de-acucar 

no Rio de Janeiro, teremos completado um 

quadro estimative sobre a disponibilidade 

de novas tecnologias na agricultura brasi- 

leira. Mesmo levando-se em conta que 

trabalhamos com um numero limitado de 

culturas, 6 possfvel concluir que esse e 

um quadro heterogeneo e que deve ajudar 

a explicar o comportamento observado para 

as razoes de pregos das Tabelas 1 e 2. 

O PADRAO DE CRESCIMENTO 

DE RENDIMENTOS 

Antes de tentar unir estes dois tipos de 

evidencia, 4 util verificar em que medida 

os desenvolvimentos tecnologicos acima re- 

vistos tiveram reflexos no m'vel de rendi- 

mentos por unidade de area^44). Embora 

usando as taxas de crescimento dos rendi- 
mentos tecnologicos do tipo biologico, 

devemos enfatizar que este nao e um indica- 

dor perfeito. 0 m'vel de rendimentos tam- 

b6m 6 afetado por outros fatores como 

tipo de solo, clima, pregos de produtos 

e de fatores. A Tabela 4 mostra, para onze 

culturas e quatro perfodos de dez anos, as 

taxas de crescimento dos rendimentos para 
aqueles Estados onde estas foram maiores 
que 2% ao ano, assim como tambem as 

taxas observadas para o Brasil. Embora este 

corte seja arbitrario, ele § suficientemente 

baixo para englobar um numero grande de 

ocorrencias. Observando os Estados com 
taxas de crescimento acima de 2% e os 

pen'odos de tempo respectivos, 6 possfvel 

chegar-se a um quadro mais aperfeigodo 
de desenvolvimento tecnologico, especial- 

mente quando se tern em mente as evi- 

dencias anteriormente apresentadas. Assim, 

temos o seguinte: 

— A/godao: Sao Paulo e Parang nos anos 

50, alcangando Goias nos 60 e mantendo-se 

nestes tres Estados proximos durante 1967/ 
76. Este parece ser um caso de transferencia 

(44) Este ponto do trabalho estci parcialmente ba- 
seado em HOMEM DE MELO (1979). 

tecnologica de Sao Paulo para Estados vizi- 

nhos, pois Ayer e Schuh mostraram que as 

sementes desenvolvidas em Sao Paulo 

podiam ser utilizadas em Goicis, Parang, 

Mato Grosso e Minas Gerais. 

— Amendoim: Sao Paulo, Parang e Mato 

Grosso nos anos 50, Parand nos 60 e Sao 

Paulo durante 1967/76. A ocorrencia nos 

anos 50 estci acorde com a concentragao 

dos resultados de pesquisa naquela epoca, 

pesquisas essas que estavam relacionadas 

a melhoramentos de variedades (Homem de 

Melo, 1980). Aparentemente, tambem esse 

e um caso de transferencia de tecnologia 

para os Estados vizinhos, em vista da simila- 

ridade ecologica. 

— Arroz: Parana durante 1967/76. 

Nao e possfvel relacionar este fato a desen- 

volvimentos tecnologicos. E interessante 

notar que mesmo para o Rio Grande do Sul 

nao se observa um crescimento de rendimen- 

tos maiores que 2% ao ano. 

— Cafe: Minas Gerais e Parana nos anos 

40, Sao Paulo e Espfrito Santo nos 50 e Sao 

Paulo durante 1967/76. A concentragao 

dos resultados de pesquisa em Sao Paulo 

ocorreu do final dos 40 ao infcio dos 60. 
A ocorrencia nesses dois Estados nos anos 40 

pode estar relacionada a solos de maior 

fertilidade natural, principalmente no caso 

do Parana. 

— Cana-de-acucar: Sao Paulo e Ceara nos 

anos 40, assim como Minas Gerais e Bahia 

nos 60. Para o Ceara nao ha qualquer evi- 

dencia de desenvolvimentos tecnologicos, 
mas para Sao Paulo ha a revisao de Pastore 

et al. Adicionalmente, Silva, Fonseca e Mar- 

tin (1979) mostraram que o numero mais 

elevado de resultados de pesquisa ocorreu 

nos anos 30, o que poderia explicar o cres- 

cimento de rendimentos na decada seguinte. 

Tambem, a detectada concentragao de 

resultados de pesquisa em Sao Paulo, do fi- 

nal dos anos 50 ao final dos 60, parece 

nao ter tido maior impacto sobre os rendi- 

mentos. 

— Feijao: Sao Paulo e Santa Catarina 

nos anos 40 e Bahia nos 50. Nao h^ eviden- 

cias que permitam relacionar essas ocorren- 

cias a desenvolvimentos tecnologicos. Mesmo 
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TABELA 4 

TAXAS DE CRESCIMENTO DE RENDIMENTOS FOR UNIDADE DE AREA, 
13 PRODUTOS, BRASIL E ESTADOS SELECIONADOS, FOR DECADA 

1940/49 1950/59 1960/69 1967/76 

Algodao BR; -5,99 PR: 
SP: 
BR: 

6,39 
4,91 
1,07b 

GO: 6,11 
BR: -1,69 

GO: 7,42 
PR: 2,54 
SP: 2,68 
BR: -1,24b 

Amendoim MT; 
PR: 
SP: 
BR: 

5,79 
2,22 
3,93 
3,55 

PR; 5,35 
BR: -1,64b 

SP: 2,55 
BR: 1,17b 

Arroz BR: .0,62b BR: -0,42b BR: -1,58 PR: 5,59a 

BR: -0,30b 

Caf6 MG: 5,48 
PR: 4,74 
BR: 0,62b 

ES; 
SP: 
BR: 

3,17 
2,22 
1,23b 

BR: 0,18b SP: 7,55 
BR: 3,41b 

Can a CE; 3,80 
SP: 5,70 
BR: -0,11b 

BR: 0,71 MG: 2,05 
BR: 0,90 

BR: 0,70 

Cebola PE; 
BR; 

16,52 
0,02b 

PR: 2,01 
SC: 7,35 
BR: 0,69b 

MG: 5,56 
PE: 7,22 
CS: 2,63 
SP: 7,59 
BR: 3,77 

Feijao SC: 3,26 
SP: 5,92 
BR: -2,90 

BA: 
BR: 

4,61 
-0,22b 

BR: -0,32b BR: -3,72 

Mandioca RS: 7,77 
SP: 9,21 
BR; 0,48b 

BR; 0,24b PE: 2,35 
SC: 3,88 
BR: 1,28 

BR: -2,44 

Milho MG: 3,19 
BR: -0,29b 

BR: -0,04b BR: 0,42b GO: 2,42 
MT; 2,44 
PR: 3,54 
SP: 2,21 
BR: 1,65 

Laranja MG: 2,09 
RJ: 10,94 
SP: 3,79 
BR: 8,33 

SP: 
BR: 

2,26 
0,26b 

BR: 0,55b BR; -0,01b 

Batata SP: 4,62 
BR: -3,69 

SP: 
BR: 

3,68 
1,52 

MG: 3,20 
PR: 7,06 
SC: 9,93 
BR; 2,75 

MG; 3,02 
RS: 3,06 
SP: 5,69 
BR: 3,53 

Soja PR: 
BR: 

10,03 
-1,82b 

BR: -0,21b PR: 6,52 
RS: 5,51 
SP: 4,78 
BR; 6,16 

Trigo BR: 1,76b BR: -4,41b PR: 2,29 
RS; 5,96 
BR: 4,80 

BR: -0,33b 

Fonte: HOMEM DE MELO (1979). A letra (b) indica nao siqnifiranria Hn rnpf.rionto 
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recentemente, as pesquisas em Sao Paulo 

parecem ter-se concentrado nas areas mais 

de rotina e nao em melhoramento varie- 

tal. 

— Mandioca: Sao Paulo e Rio Grande do 

Sul nos anos 40, assim como Pernambuco e 

Santa Catarina nos 60. Em ambos os casos, 

os Estados saorelativamentedistantesgeogra- 
ficamente e, tamb^m, nao ha evidencias de 

mudanpa tecnologica. 

— Mifho: Minas Gerais nos anos 40. 

Depois disso, apenas durante 1967/76 

ha sinais de crescimento de rendimentos 

em Sao Paulo, Goias, Parana e Mato Grosso. 

A cong^ntrapao de resultados de pesquisa 

ocorreu, em Sao Paulo, do final dos anos 

50 ao inTcio dos 60, incluindo o desenvolvi- 

mento de novas sementes hibridas. Uma 

vez que deste pen'odo ate o presente novas 

sementes hfbridas foram desenvolvidas no 

Institute Agronomico de Campinas (Homem 

de Melo, 1977), o pen'odo 1967/76 pode 

estar mostrando o infcio do progresso tecno- 

logico na produqao de milho na Regiao 

Centro-Sul. Adicionalmente, esse produto 

e um exemplo da atuapao do setor privado 

no desenvolvimento de sementes hfbridas. 
— Batata: Sao Paulo nos anos 40 e 50, 

Minas Gerais, Parana e Santa Catarina nos 

60 e Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

assim como Sao Paulo durante 1967/76. 

Este 6 o caso que contem maior numero de 
Estados, todos relativamente proximos geo- 
graficamente, e taxas maiores de cresci- 

mento de rendimentos. A concentrado de 
resultados de pesquisa ocorreu do final dos 

anos 40 ao final dos 60, o que coincide com 

o padrao de crescimento dos rendimentos 
no sul do Brasil. Aparentemente, esse 6 um 

caso em que a importad0 de variedades 
europ£ias facilitou e abreviou o tempo da 

pesquisa domestica, basicamente em Sao 

Paulo. 

— So/a: Parang nos anos 50; depois disso, 

apenas durante 1967/76, com consideravel 
crescimento dos rendimentos no Parang, 

Rio Grande do Sul e Sao Paulo. Para esta 

cultura, o registro de pesquisas mostra que 

o trabalho comegou em 1939, no Institute 
Agronomico de Campinas, com variedades 

americanas (Fundad® Cargill). A linhagem 

L-326 obtida em 1958 foi levada ao Rio 

Grande do Sul onde, em 1963, tornou-se, 

ap6s trabalho adicional, conhecida como 

Santa Rosa e comercialmente dispomvel. 

Outra variedade — Hardee, de origem nor- 
te-americana — foi introduzida em 1965. 

Assim, esses resultados parecem ter influen- 

ciado o padrao de crescimento dos rendi- 

mentos no sul do Brasil, por meio do pro- 

cesso de transferencia de tecnologia e sua 
posterior adaptad0- 

— Trigo; Parana e Rio Grande do Sul 

nos anos 60. O relatorio da comissao federal 

acima mencionado enfatizava essa cultura 
como tendo tido resultados significativos 

de pesquisa durante os anos 60, no Rio 

Grande do Sul. 

F importante que essas evidencias sejam 

analisadas conjuntamente. Se olhcissemos 

apenas a taxa media de crescimento dos 

rendimentos para o Brasil como um todo, 

o progresso tecnico em algodao e cafe nao 

se revelaria. O caso do algodao 6 um bom 
exemplo. Com o desenvolvimento de novas 

variedades, Sao Paulo, Parana e Goias foram 

beneficiados. Todavia, uma vez que cerca de 

40% da producao brasileira tern estado con- 
centrada no Nordeste, onde e possfvel 

notar-se uma diminuigao de rendimentos 

em diversos Estados, a taxa media de cres- 

cimento para o Brasil nao mostra tal progres- 

so. Quando, todavia, a producao d mais 
concentrada geograf icamente, casos do amen- 

doim, batata, trigo e soja, a taxa media para o 

Brasil tende a refletir o progresso que ocorre 

nos Estados individuals mais importantes. 

Dessa revisao, parece que o progresso 

tecnologico, refletindo-se nos rendimen- 

tos por hectare, ocorreu para alguns pro- 

dutos e, perfodos de tempo: algodao, a partir 

dos anos 50; amendoim, durante os anos 50; 
cafe, especialmente em Sao Paulo, durante 

os 50 e 1967/76; cana-de-apucar, nos anos 

40; milho, durante 1967/76; batata, a partir 

dos 40 e permanecendo ate 1967/76; soja, 

durante 1967/76; e trigo nos anos 60. 

Esse parece nao ser um desempenho 

pobre para as instituigoes de pesquisa bra- 

sileiras. Mas trata-se, certamente, de um 
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desempenho desequilibrado em termos de 

produtos. Esse padrao, entretanto, ajuda a 

entender a present ou ausencia de cada 

produto na lista de exportagoes do Brasil e o 

comportamento das razoes de pregos ao 

longo do tempo (Tabelas 1 e 2). Por exem- 

plo, o cafe, algodao e agucar tern sido tradi- 

cionalmente exportados e mostram razoes 
de prego^ ibaixo de 1 em quasetodososanos 

considerados. A evidencia coletada para 

desenvolvimentos tecnologicos mostra que 

essas culturas contaram com urn substancial 

esforgo quanto a melhoria de variedades, 

principalmente por parte das instituigoes de 

Sao Paulo. Por outro lado, apefeigoamentos 

tecnologicos parecem ter sido importantes 

para fazer da soja um produto de exportagao 

regular e em expansao, a partir do im'cio 

dos anos 60<45) 

Outros tres produtos apresentaram razoes 

de pregos declinantes nas Tabelas 1 e 2: 
milho, trigo e amendoim, com enfase maior 

no caso do primeiro. £ interessante notar 

que o milho estava se tornando um produto 

mais regularmente exportado a partir do 

final dos anos 60 ate a metade dos 70, 

embora em quantidades relativamente pe- 

quenas. Existe tambem alguma evidencia 

de desenvojvimentos tecnologicos para essa 

cultura a partir do final da decada dos 50. O 

mesmo, mas de forma menos documentada, 

parece ter ocorrido em relagao ao amendoim 

nos anos 50^46^ O trigo, por outro lado, e 

um produto importado e com pregos inter- 

nes inteiramente administrados pelo gover- 

no, o qua I adota uma polftica de substitui- 

gao de importagoes. As razoes de pregos 

estiveram muito altas durante os anos 50, 

mas experimentaram algum declmio nos 

anos 60 e 70^47). A evidencia quanto a 

desenvolvimentos tecnologicos parece indicar 
progresses a partir dos anos 60. 

Para os produtos domesticos, as razoes 

de pregos estiveram substancialmente aci- 

ma de 1 no anos 50 e, em alguns casos, 

ainda nos anos 30 e 70. Para arroz e fei- 

jao, hci pouca evidencia de desenvolvimentos 
tecnologicos. A razao de pregos para o arroz 

apresentou dois valores acima de 2 durante 

1966/77 e tres acima de 1,5. Para o feijao, 

tambem sem maiores evidencias de novas 

tecnologias, parece ter existido algum de- 

clmio nas razoes de pregos nos anos 60 e 

70, embora seguindo um padrao muito ins- 

tavel. Parece relevante acentuar que este 

produto teve a taxa anual mais elevada de 

aumento nos pregos internacionais duran- 

te 1966/77 — de 17%. Finalmente, a batata 

apresenta uma razao de pregos declinante e 
tambem apresenta evidencias do desenvolvi- 

mentos tecnologicos em Sao Paulo, refleti- 
dos em outros Estados(48). Em suma, as evi- 

dencias apresentadas a respeito de um pa- 

drao desigual de geragao de novas tecnolo- 

gias do tipo biologico pelo setor publico 
parecem ajudar a explicar o padrao desigual 

para as razoes de pregos nas Tabelas 1 e 

2, assim como a existencia de produtos de 

exportagao, lado a lado com domesticos, 

estes ultimos nao competitivos em m'- 

vel internacional. 

CONCLUSOES 

Neste artigo discutimos o argumento 

freqiientemente menchnado de que a es- 

trategia brasileira de industrializagao via 

substituigao de importagoes e a consequen- 
te polftica comercial discriminaram (via 

pregos) contra a agricultura no perfodo do 

pos-guerra. Duas qualificagoes foram apre- 

(45) A taxa de crescimento dos pregos internacio- 
nais da soja durante 1966/77, de 9,8%, foi a 
sexta entre os dez produtos considerados. 

(46) O milho teve uma taxa de crescimento de 
9,2% de seus pregos internacionais durante 
1966/77 (o oitavo entre os dez) e o amen- 
doim de 13,3% (o terceiro). 

(47) A taxa de crescimento dos pregos internacio- 
nais do trigo durante 1966/77 foi de 9,6%, 
a s^tima entre os dez produtos (excluindo o 
caf6). 

(48) A taxa de crescimento dos pregos internacio- 
nais da batata durante 1966/77 foi de 12,3%, 
a quarta entre os dez produtos. 
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sentadas. Em primeiro lugar, consideramos 

o comportamento favoravel dos termos de 

troca do Brasil no final dos anos 40 e duran- 

te os 50, com um fator que deveria ser le- 

vado em conta na analise da sobrevalori- 

zapao da taxa de cambio e da taxacao im- 

plfcita da agricultura. Alemdisso,argumenta- 

mos que considerar a existencia de protecao 

tarifaria como necessariamente geradora de 

taxa de cambio distorcida (sobrevalorizada) 

ignora a possibilidade da presenca de moti- 

vacoes economicas justificadorasda protecao. 

Em outras palavras, a protecao concedida a 

diversos setores industriais, independente- 

mente de sua forma — tarifas sobre impor- 

tapoes, subsi'dios a producao ou outra — 

pode ter tido uma justificacao alocativa 

em termos do argument© da industria 

nascente. 

A segunda qualificagao foi de ordem 

empmca. Isto e, apresentamos evidencias de 

que diversos produtos da agricultura brasi- 

leira tiveram seus precos substancialmente 

acima dos m'veis prevalencentes no mercado 
internacional. Isso contraria a visao de uma 

taxapao imph'cita de toda a agricultura, 

derivada da polftica comercial e do funciona- 

mento dos mercados de produtos. Ou, 

em outras palavras, nossa evidencia sugere 

a taxagao dos consumidores e nao dos 

produtores, como argumentaram varios au- 

tores. A situagao e agravada quando se ve- 

rifica que os produtos afetados sao alimentos 

Importantes para as fami'lias de baixa renda 

como fontes de nutrientes e, tamb6m, em 

termos das parcelas que representam no or- 

gamento familiar. A causa fundamental 

para a ocorrencia de tais situagoes 6 que 

parte dos mercados agncolas brasileiros 

funciona tipicamente como numa economia 

fechada, no sentido de determinagao de pre- 

gos. 

Uma interpretagao alternativa da situagao 
prevalecente na agricultura brasileira foi 

apresentada na segunda parte do artigo. Essa 
interpretagao esta baseada no padrao de ge- 

ragao de novas tecnologias do tipo biologico 

pelo setor publico. Isto e, argumentamos que 

certos produtos tern contado com esforgo (e 

obtido resultados) substancialmente maior 

quanto a melhoria de variedades que outros 

produtos. Isto parece explicar a presenga ou 

ausencia de bens na lista de exportagoes do 

Brasil como, tamb^m, algumas das tenden- 

cias declinantes das razoes entre pregos do- 

mesticos e internacionais observadas ao Ion- 

go do tempo. Tambem, a maior parte dos in- 

vestimentos em pesquisa e dos resultados ob- 

tidos originaram-se em Sao Paulo e nao em 

centros de pesquisa sustentados a m'vel fede- 

ral. Todavia, parece que nosso entendimen- 

to das forgas que afetam as decisoes de in- 

vestimento, pelo setor publico, na pesquisa 

agn'cola no Brasil, pode ainda ser melhora- 

da por trabalhos teoricos e empi'ricos adicio- 

nais. 
Quando perguntamos o por que de as 

autoridades governamentais terem permi- 

tido (e ainda permitem) uma situagao em 

que os pregos domesticos permaneciam aci- 

ma daqueles prevalecentes no mercado in- 

ternacional, duas possibilidades aparecem. 

Acreditamos que ja nos anos 50, como su- 

cede atualmente, havia uma intengao oficial 

de alocar as divisas dispom'veis para usos re- 

lacionados ao setor industrial — que recebia 

a mais alta prioridade nos pianos de desen- 

volvimento. Isto parece ocorrer atualmente 

pois em 1978 e 1979, dois anos de quebras 

na produgao por razoes climaticas, as impor- 

tagoes de alimentos foram relativamente bai- 

xas. Por outro lado, lembramos nossos co- 

mentarios acerca da popularidade do "mo- 

delo de difusao" de desenvolvimento agn'- 

cola e sua pressuposigao de disponibilida- 

de de tecnologias apropriadas. Isso poderia 

ser interpretado como o Pai's tendo uma van- 

tagem comparativa potencial na produgao 

de alimentos, mas uma desvatagem imedia- 

ta. Nesse sentido, a protegao ao subsetor do- 

m^stico poderia ser favoravel em termos da 

adogao das tecnologias consideradas dispo- 

m'veis e de forgar uma baixa nos pregos de 

alimentos depois de algum tempo. Todavia, 

independentemente da racionalizagao, per- 

manece o fato de que parte da agricultura 

brasileira nao estava sendo taxada por meio 

da polftica comercial e do mecanismo de 
mercado. De fato, uma taxagao parece ter 

existido, mas com incidencia antes sobre os 

consumidores, especialmente os pobres, do 

que sobre os produtores agncolas. 
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