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Resume — Neste trabalho procurou-se ava- 

liar quantitativamente as consequencias de 

poh'ticas econdmicas alternativas sobre o 

desempenho da agricultura brasileira. Para 

tal, desenvolvemos um modelo de equilf- 

brio geral, nao-linear e dinamico, no qual o 

mecanismo dos pregos tern uma atuagao 

importante na alocagao dos recursos. O 

modelo e suficientemente desagregado, 

com enfase nas interagoes rurais-urbanas, 
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permitindo assim analisar o setor agrfcola 

dentro do context© em que se insere. 

Quatro poh'ticas foram testadas dentre 

as inumeras possibilidades existentes. Dis 

cutimos, em primeiro lugar, duas poh'ticas 

especfficas ao setor agrfcola: maior cresci- 

mento na agricultura (AGRl)le aumento 

dos investimentos na agricultura (AGR2). 

Em seguida, foram exploradas duas poh'ti- 

cas urbanas: modifica<p6es no protecionis- 

mo urbano (URB1|le reduqao do cresci- 

mento industrial {URB2). 

Os resultados das simulagoes sugerem 

que: (a) a economia reage as poh'ticas testa- 

das bem mais em termos de pregos, e c 

lado "real" se mant^m relativamente estci- 

vel; (b) os efeitos de longo prazo de deter- 

minadas poh'ticas podem diferir sensivel- 

mente dos efeitos de curto/medio prazo, 

ressaltando-se assim a importancia da utili- 

zaqao de um modelo de equilfbrio geral pa- 

ra analisar tais poh'ticas; (c) os termos de 

troca rurais-urbanos constituem uma vari^- 

vel crucial na determinagao da distribuigao 
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Intersetorial de renda e (d) o protecionismo 

urbano penaiiza a agricultura. 

Abstract — This study attempts to as- 

sess quantitatively the economic effects of 

alternative policies on the performance of 

the Brazilian agricultural sector. In order to 

do this, a general equilibrium model nonli- 

near and dynamic was built, in which the 

price mechanism I plays on important role 

in resource allocation. The model is disag- 

gregated in such a way as to permit the 

analysis of the agricultural sector within 

the context in which it is inserted. Strong 

emphasis is put on rural-urban interaction. 

Four policies were tested for this paper. 

First, two policies especifically related to 

the rural sector are discussed: (a) increased 

growth in agriculture (AGRDland (b) in- 

creased investment in agriculture (AGR2). 

We next explored two urban policies: (c) 

changes in urban protecionism (URBI) 
and (d) reduction in industrial growth 

(URB2). 

The results of the runs suggest that (a) 

the economy reacts to the policies tested in 

terms of price, the "real" side staying|rela- 

tively stable, (b) the long-term effects of so- 

me policies could be significantly different 

from the short/medium-term effects, sho- 

wing the importance of using a general 

equilibrium model to analyse such policies, 

(c) rural-urban terms of trade constitutes a 

crucial variable in the determination of in- 

tersectorial income distribution and (d) ur- 

ban protecionism constitutes a burden for 

agriculture. 

Introdupao 

0 objetivo do presente trabalho e a ava- 

liapao quantitativa de poh'ticas economicas 

alternativas sobre o desempenho da agricul- 

tura, particularmente no que se refere as 

variapSes na produgao e na renda. Neste 

sentido, procuraremos evidenciar dentro de 

um quadro de quilCbrio geral as multiplas e 

complexas interapSes existentes entre o se 

tor rural e o resto da economia 

At6 o momento, a maior parte dos tra- 

balhos que tratam deste probelma o fize- 

ram dentro de um quadro de equih'brio 

parcial, ignorando assim os numerosos 
feedbacks que caracterizam a realidade 

economica. For exemplo suponhamos que 

haja uma aumento exogeno do pre^o de 

um determinado produto agrfcola resultan- 

te de uma alta nos prepos mundiais. Na 

agricultura, a expansao da oferta do produ 

to em questao requer recursos que tern utili- 

zapoes alternativas, provocando assim uma 

redupao da produpao das outras culturas. 

Sabe-se tamb6m que o aumento dos prepos 

agncolas exerce pressoesjsobre o salcirio no- 

minal do setor urbano e pode se traduzir 

por uma redupao da produpao e do empre- 

go industrial. Seria tambem interessante in 

vestigar os efeitos de diferentes poh'ticas de 

prepos agncolas sobre o setor rural, saben- 

do-se que a escolha de tais poh'ticas esta 

limitada pela necessidade de conciliar pre- 

pos rurais que estimulem a oferta de produ- 

tos agncolas com a necessidade de proteger 

o poder de compra do setor urbano a fim 

de promover o desenvolvimento industrial. 

Um modelo de equih'brio geral pode me- 

Ihor responder a taisquestoes, haja vista que 

considera tanto os efeitos diretos como os 

indiretos de determinadas poh'ticas econo- 

micas ou choques exbgenos. Dada a existen 

cia de multiplas influencias interdependen- 

tes na economia, faz-se necessaria a utiliza- 

pao de uma abordagem global que permita 

identificar, dentre os inumeros efeitos pos- 

sfveis, aqueles mais importantes. Um tal 

modelo pode ser util para simular poh'ticas 

economicas e avaliar quantitativamente as 

diferentes implicapoes que Ihes sao ineren- 

tes, facilitando a comparapao entre diferen- 

tes alternativas. 

A elaborapao de um modelo que seja su- 

ficientemente realista para fornecer respos- 

tasas questoes propostas incorre em inume- 

ras limitapoes. O fato de um tal modelo ser 

essencialmente macroeconomico nao per- 

mite integrar as sutilezas de um sistema 
economico concrete. Note-se tambem 

que, em geral, estes modelos sao validados 
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econometricamente, deixando pairar muita 

incerteza sobre especificapoes e/ou coefi- 

cientes de algumas relagoes cruciais, o que 

limita as conclusoes sugeridas pelo modelo. 

AI6m disso, estes modelos nao incorporam 

variagoes de curto prazo. 

Estas consideragoes tornam os modelos 

de Equilfbrio Geral pouco adequados para 

serem utilizados em exercfcios de previsao. 

Devem ser vistos como um esfonpo metodo- 

l6gico para investigar os impactos de poh'ti- 

cas economicas ou choques exogenos alter- 

nativos dentro de um context© poh'tico, 

economico e institucional existente. Sua 

destinapao seria orientar os planejadores na 

tomada de decisoes, evidenciando os inu- 

meros trade-offs nela implicados. 

Os modelos de equih'brio geral podem 

substituir os modelos de planificagao que 

utilizam programagao linear pois estes en 

gendram problemas de especializagao extre- 

me, comprometendo a validade dos resulta- 

dos por eles produzidos^ ^) 

Este trabalho esta organizado da seguin- 

te maneira: a segao 1 apresenta a estrutura 

do modelo e descreve o essencial da parte 

agncola; a segao 2 comenta rapidamente a 

simulapao de referenda e a segao 3 discute 

os efeitos das quatro poh'ticas testadas em 

termos do objetivo do nosso estudo; final- 

mente, a sepao 4 mostra algumas das con- 

clusoes tiradas a partir das simulagoes. 

1. Estrutura do Modelo 

O modelo utilizado nas diferentes simu- 

lapoes pertence a categoria dos modelos do 

tipo CGE — Computable General Equili 
brium^2). Trata-se de um modelo nao-li- 

(1) Para uma discussao mais aprofundada das 
limitapoes tedricas da utilizagao dos mode- 
los de programagao linear em macroecono- 
mia, ver Taylor, 1975. 

(2) Existem atualmente muitos modelos nesta 
tradi^ao, iniciada com o trabalho pioneiro 
de Johansen, 1960. Entre eles, citamos 
ADELMAN & ROBINSON, (1977); LYSY 
& TAYLORl (1980); CARRIN, GUN 
NING, WAELBROECK et al (1982). 

near e dinamico, no qual o mecanismo de 

pregos desempenha um papel importante 

na aiocapao dos recursos. Ele distingue tres 

setores de produpao: o setor rural, o setor 

energia e o setor urbano nao-energ^tico. A 

tabela 1 apresenta a agregapao do mode- 
lo^). Cada um destes setores estci desagre- 

gado em diferentes produtos. O setor rural 

produz materias-primas energeticas (man- 

dioca, sorgo e cana-de-agucar), culturas de 

exportapao, culturas alimentares e outros 

produtos agncolas. O setor energia produz 

energia tradicional (petroleo, gasolina etc.) 

e alcool. O setor urbano nao-energetico 

produz bens manufaturados (alimentos in- 

dustrializados, fertilizantes, bens indus- 

triais) e servigos. Estes produtos/setores es- 

tao ligados entre eles atrav^s de um sistema 

de insumo-produto e coeficientes fixos. 

No setor urbano, os produtores combi- 

nam os fatores de produgao (trabalho, capi- 

tal) atrav^s de uma fun^ao de produpao do 

tipo CES, de modo a maximizar os lucros, 

dados os pregos. Na agricultura, este com- 

portamento maximizante se aplica unica- 

mente a m'vel de produtos. No que concer- 

ne aos fatores de produgao, o modelo nac 

supoe a igualdade classica entre os custos 

marginais e os pregos. Efetivamente, e bem 

mais facil para um agricultor deslocar seus 

recursos para uma cultura mais rentcivel, do 

que adquirir terras de melhor qualidade 

mesmo se nestas o seu trabalho e mais pro- 

dutivo. Por outro lado, a inexistencia de 

um mercado de capitais rural desenvolvido 

torna diffcil a transferencia direta da pou- 

panga agncola para onde ela 4 melhor re- 

munerada. 

A renda gerada nos diferentes setores 

define as restrigbes orgamentarias dos dois 

tipos de consumidores considerados no mo- 

delo: os rurais e os urbanos. As decisoes de 

consumo e de poupanga sao feitas dentro 

de um sistema de despesas do tipo ELES 

(3) Esta agregagao reflate que inicialmente o 
modelo destinava-se a avaliagao quantitati- 
va dos efeitos economicos do Programa 
Nacional do Alcool - P.N.A. — dentro de 
um quadro de equilfbrio geral. 
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TABELA 1 

AGREGAQAO; PRODUTOS, SETORES 

Setores 

Rural Urbano 

Energia Urbano nao-energ6tico 

1. Sorgo 
2. Mandioca 
3. Agucar 
4. Culturas de Exportagao 
5. Culturas Alimentares 
6. Outros Produtos Agrlcolas 
7. Energia 
8. IndOstria Alimentar 
9. Fertilizantes 

10. Outros Produtos Manufaturados/Servigos 

(Extended Linear Expenditure System} 

proposto por Lluch (1973). 

No setor urbano, os bens importados 

sao substitutes imperfeitos para a produpao 

local. A determinapao das propo^oes das 

importapoes e da produpao interna na de- 

manda dom^stica se faz por meio de um 

sistema Armington (1969). Na agricultura, 

a elasticidade entre as importapoes e a pro 

dupao domestica e infinita. 

No que diz respeito as exportapoes agn 

colas, adotamos a hipotese de que a deman 

da externa e perfeitamente elcisticaW. As- 

sim, os limites as vendas no exterior se si- 

tuam unicamente no lado da produpao, en- 

quanto no setor urbano os exportadores 

confrontam-se com uma demanda externa 

que nao e perfeitamente elastica. 

Embora baseado na teoria neoclassica, o 

modelo incorpora algumas inflexibilidades 

cfue, segundo a escola estruturalista, carac- 

(4) Esta hipbtese nao se aplica ao caf6, produ- 
to para o qual o Brasil pode influenciar a 
determinapao dos prepos mundiais, Entre- 
tanto, como em nosso modelo o caf6 foi 
agregado com os outros produtos exportb- 
veis, para os quais a hipbtese de elasticida- 
de infinita 6 certamente aplicivel, supo- 
mos que ela pode ser aplicada a esse pro- 
duto. 

terizam as economias latino-americanas e 

em particular a economia brasileira. 

Rigidez Salarial — No modelo, a rigidez sa- 

larial se aplica ao salario real urbano e se 

justifica na tradipao clbssica, na qual o sala- 

rio real b fixado de maneira a garantir o 

mmimo vital aos trabalhadores. Com efeito, 

o salario real para uma grande parte dos 

trabalhadores brasileiros se situa no limite 

da subsistencia. Toda redupao do salario 

real provocada pela apao do mercado com- 

promete a reprodupao da forpa de trabalho 

e comporta um custo poh'tico-social eleva- 

do, obrigando por vezes o governo a inter- 

vir, atraves de medidas diversas (subsi'dio/ 

distribuigao de alimentos, por exemplo), de 

modo a manter o salario real. 

No setor rural, a flexibilidade da renda 

assegura o pleno emprego da mao-de-obra 

agncola. Esta hipotese reflete a ideia de 

que a produpao de subsistencia praticada 

nas unidades familiares absorve os trabalha- 

dores que nao puderam se integrar no setor 

urbano ou no emprego assalariado agncola, 

tendo como consequencia a redupao da 

produtividade e da renda familiar per cap/- 
ta(5). 

(5) A existbneia de um baixo m'vel de desem- 
prego agrfcola no Brasil ^ confirmada pelas 
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Equih'brio Externo - A segunda rigidez 

considerada no modelo diz respeito.ao 

equih'brio externo. A origem das dificulda- 

des das economias em desenvolvimento 4 

atribui'da a presenga de "pontos de estran- 

gulamento" (bottle-necks), provocados, 

por exemplo, pela carencia de divisas es 

trangeiras indispens^veis d plena utilizagao 

da capacidade produtiva destas economias. 

A partir do momento onde nao se pode 

nem reduzir o coeficiente de importagoes 

— j£ que o process© de substituigao de im- 

portagoes encontra-se numa fase avangada 

—. nem financiar o deficit externo atrav^s 

de um aumento das exportagoes e/ou de 

novas entradas de capitais estrangeiros, a 

expansao da economia e bloqueada pelo 

duo inflagao/recessao, tao frequentemente 

observado na realidade dos paCses latino- 

americanos (DIAMOND, 1978). No nosso 

modelo, esta rigidez foi introduzida atrav^s 

da selegao de elasticidades-prego muito bai- 

xas para certas importagoes vitais (petr6- 

leo, por exemplo), assim como pela imposi- 

gao de um limite ao endividamento exter- 
no(6). 

Dentro de cada pen'odo, o modelo e re- 

solvido para os valores das variciveis endoge- 

nas, dados os valores das variciveis exogenas 

e dos parametros utilizados. A solugao do 

modelo e obtida atrav^s da simulagao do 

mecanismo de mercado. Utilizou-se o me- 

todo de Gauss-Seidel^7) - estreitamente li 

estatistlcas oficiais, o que torna a nossa 
hip6tese de pleno emprego eceitdvel. Po- 
r6m, estas estati'sticas referem-se unica 
mente ao desemprego aberto. Conv6m sa- 
lientar que a aplicagao desta definigao de 
desemprego aos pai'ses subdesenvolvidos 6 
extremamente critic^ivel. 

(6) A existencia de baixas elasticidades-prepo 
para certas importagoes — particularmente 
para as importagoes de bens intermediaries 
— 6 confirmada por estudos econom6tricos 
recentes (ver a esse respeito o trabalho de 
WEISSKOFF, (1980)). 

(7) Embora similar ao processo de t§tonne- 
ment Walrasiano, a t6cnica de Gauss-Seidel 
nao 6 identica a ele. Em particular, o fato 

gado ao processo de tatonnement Walrasia- 

no — para ajustar os pregos a fim de anular 

as fungSes de excesso de demanda deriva- 

das explicitamente a partir das equagoes. 

Entre os pen'odos, o ajustamento dina- 

mico se faz atraves de uma s6rie de equa- 

g6es que permitem extrapolar os valores 

dos fatores de produgao e considerar as va- 

riagoes na mobilidade do trabalho e na pro 

dutividade setorial. 

Setor Agrfcoia 

Descreveremos em seguida, e de forma 

sucinta, a parte agn'cola. Para uma descri- 

gao completa do modelo, assim como para 

uma discussao dos dados utilizados e da ca- 

libragao, consultar Sampaio de Sousa 
(1984)(8). 

O Sistema de Produgao Agrfcoia 

O sistema de produgao agrfcoia aqui 

descrito foi desenvolvido inicialmente por 

Carrin, Gunning & Waelbroeck (1982) e 

Burniaux (1982). Distingue, de um lado, 

(a) fungoes de oferta desagregadas por pro- 

dutos, assim como a demanda de recursos 

resultante e, de outro, (b) uma fungao agre- 

gada representando a oferta de recursos ru- 

rais disponfveis. A conexao entre estas duas 

fungoes se faz atraves de um prego de equi- 

h'brio que garante a igualdade entre os re- 

cursos demandados em (a) e com os recur- 

sos ofertados em (b). 

a. Produgao e Demanda de Recursos 

O sistema de produgao e descrito por 

.(do algoritmo de Gauss-Seidel aceitar qual- 
quer vetor de pregos torna-o mais flexfvel 
que o tatonnement Walraniano, permitin- 
do-lhe, inclusive, resolver os contra-exem- 
plos cl£ssicos de convergencia (ver a esse 
respeito GINSBURGH & WAELBROECK 
(1983). 

(8) A descrigao completa do modelo pode ser 
obtida no Departamento de Economia da 
UFPb, Joao Pessoa, PB — Brasil. 
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uma furxpao de produpao multiproduto, 

multinsumo: 

f (X,Z) = 0 (1) 

onde X e Z representam respectivamente os 

vetores de insumos e produtos. Supondo-se 

que a fungao de produgao e separ^vel entre 

insumos e produtos, a equagao (1) pode ser 

escrita como: 

g(X)~h (Z) = R (2) 

R pode ser interpretado como um recurso 
"composto" formado de Z insumos. Se 

aplicarmos a hipotese de "separabilidade 

forte" entre insumos e entre produtos, o 

membro da esquerda da expressao (2) e 

igualla: 

ZfifXihZRnR 

onde R 6 definido como: 

RrfifXj). 

(3) 

(4) 

A equagao (4) pode ser vista como uma 

funpao de demanda de recursos cuja funpao 

de produgao correspondente e: 

Xi=fi(Ri)1 (5) 

/ = 1,6 

Xj = oferta do bem / 

PPj = prego produtor agrfcola 

Plj = prego do insumo agregado, /?/ 

6/ = coeficiente de progress© tecnico. 

Se no ano-base os pregos sao fixados ^ 

unidade atrav6s de uma normal izagao apro- 

priada, para um dado valor de cj podemos 

calcular facilmente os parametros a/ e 0/ a 

partir da expressao (7), derivada de (6): 

Pi.(PPi/PP/i) 

(PPj/Plj) Cj 

Pi 

1 Cj 
(7) 

A condigao de maximizagao dos lucroi 

em concorrencia perfeita implica que: 

PP,/Plj = dfj (XjJ/dXj (8) 

Combinando (6) e (8) e integrand© so 

bre Xj, temos que: 

XdRj^lXj/laj.(1 1 /<3'+ dXj 

1 1/Pift' 7+0/43/ 
Ft    + 

Pj 1 + Pi 

+CiXi)(Ubj)t (9) 

Para especificar a forma particular assu- 

mida por f/'fXj), vamos supor que: 

— a elasticidade-prego da oferta, gj, 

e conhecida no ano-base; 

— existe um m'vel de pregos relati- 

ves, cj, abaixo do qual a produgao 

nao e economicamente vi^vel. 

A curva de oferta que incorpora estas 

hipoteses pode ser escrita como: 
(6) 

Xj^ajlPPj/Plj- cj) ft 77+5// se PP,/PI, >cj 

Xj = O se ppi/Pli^Cj 

Se cj e igual a zero, esta fungao corres 

ponde a uma fungao de produgao Cobb- 

Douglas classica invertida. Para elasticida- 

des da oferta positives, a equagao (9) apre- 

senta rendimentos de escala decrescentes. 

Rearrumando os termos em (9) e utilizan- 

do a equagao (6), podemos exprimir a de- 

manda de insumos Rj em fungao da produ- 

gao e dos pregos relatives: 

/?/= 
Pi PPi 

( ^  -Cj)+Cj 
1 + Pi Pli 

Xj (9a) 

A demanda h'quida de recursos (RND) 

(trabalho, terra, tratores etc.) para o con- 

junto dos produtos agncolas ^ dada pela 

expressao 
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RND + ZRi-lZajiXj (10) 

i i i 

onde SZ ay/ X\ constituem os insumos in 

' i 
termediarios utilizados para produzir o 

bem /'. 

b. Oferta Total de Recursos 

A capacidade de produgao no setor rural 

(Yrr) 6 descrita pela equagao 

Yrr=(aO+ar(Lr/Tc)+a2(Lr/Tc)l+a3(Fert/ 

Tc)+a4(Ti/Tc)+a5(Ti/Tc)l+a6(DST/ 

Tcha7(LSTK/Tc)).Tc (11) 

Esta especificagao se baseia nos traba 

Ihos de Osterrieth, Verreydt & Waelbroeck 

(1978) ede Hellinghausen&Mundlak(1982). 

Nela se encontram os fatores produtivos 

tradicionalmente associados ao setor agn- 

cola: o trabalho (Lr), a terra cultivada (Tc) 

e irrigada (T/j, o capital — animais de tra- 

gao (LSTK) e tratores (DST), assim como a 

utiliza<pao de fertilizantes (FERT). 

A incorporagao das terras cultivadas e 

feita a uma taxa exbgena; a evolupao da 

forga de trabalho depende do crescimento 

demografico e das migrapoes. O investimen- 

to rural em irrigagao, animais de tragao e 

tratores 6 fun(pao da disponibilidade da 

poupanga agn'cola. 

Determinapao dos Prepos 

O equih'brio entre a demanda total de 

recursos definida pela expressao (10) e a 

capacidade de produgao descrita pela equa- 

pao (11) determina o prepo dos recursos 

rurais, Prr, e assegura a ligapao entre o siste- 

ma de oferta por produtos e a funpao agre- 

gada de recursos. 

O prepo do insumo agregado P/j e uma 

media ponderada dos prepos dos insumos 

intermedicirios e do prepo dos recursos 

hquidos, Prr: 

Pli=<'ELaijXiPdi*Prr Yrrl/ZR, (12> 

i i '■ 

A equapao seguinte, que desempenha 

um papel crucial na transmissao interseto- 

rial dos efeitos de poli'ticas economicas, de 

fine os prepos agncolas, sendo representada 

por: 

Pj=\lj1 j.Pwj+ \p2i. A//+ \p3i. Pgdp (13) 

com Zi//yy= 1 

i 

e Pwj = prepo mondial do bem / 

Pgdp = deflator do PNB 

Os parametros \p 1j, \p2i e \p3i refletem as 

polfticas de prepos adotadas para os dife- 

rentes produtos. Supoe-se que a escolha 

destes parametros e feita de modo a conci- 

liar a necessidade de exportar para obter as 

divisas indispensaveis ao desenvolvimento, 

as exigencias do setor urbano em termos de 

bens alimentares e de mat6rias-primas. As- 

sim, o prepo das culturas de exportapao sao 

mais ajustados aos prepos mundiais enquan- 

to as culturas alimentares sao protegidas 

com o intuito de salvaguardar o poder de 

compra urbano e limitar a alta dos custos 

industrial's. 

Tendo descrito o essencial da parte agn'- 

cola do modelo, passaremos agora a descri- 

pao das relapoes existentes entre a agricul- 

tura e o resto da economia. Como no setor 

urbano o salario real e fixado em termos do 

prepo ao consumidor (urbano) e o fator ca- 

pital e predeterminado pela poupanpa, a 

producao urbana a curto prazo e definida 

pela expressao: 

Yru = f(PruAA/u) = ffPru/Wru.Pcu) = 
f(Pru/Pcu)\ (14) 

Yru = produpao urbana 

Pru = prepo dos recursos urbanos 

Wr6/=i salcirio real urbano (fixo) 

Wu = salario nominal urbano 

Pcu= prepo ao consumidor (urbano) 

Toda alta dos prepos agncolas aumenta 

115 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(1):109-125, jan./abr. 1985 



DESEMPENHO DA AGRICUL TURA 

o salcirio nominal urbano requerido (Wu = 

Wru Pcu) e diminui os lucros industrials, 

reduzindo assim a produgao e o emprego. 

Por outro lado, este aumento dos pregos 

agrfcolas estimula a produgao e a renda no 

setor rural e se traduz por uma demanda 

adicional pelos produtos urbanos, estimu- 

lando a produpSo nao-agrfcola. 0 efeito 

Ifquido da "inflapao"0) rural sobre a evo- 

lupao do resto da economia depended da 

magnitude das elasticidades-renda/prepo da 

produpao agrfcola e da produpao urbana 

em relapao ao salcirio nominal. 

Os setores estao tamb6m ligados atrav^s 

de movimentos dos fatores de produpao. 

As migrapoes, por exemplo, foram introdu- 

zidas no modelo atrav^s de uma especifica- 

pao do tipo Harris-Todaro, na qual os flu- 

xes migratdrios dependem das variapoes do 

diferencial de renda urbano-rural e das 

oportunidades de emprego no setor urba- 

no. Esta formulapao 6 compati'vel com a 

persistencia de diferenpas setoriaislde rend«; 

e com a existencia de desemprego urbano. 

A transferencia direta de capitals entre a 

agricultura e o resto da economia nao foi 

modelizada por nao se dispor de dados re- 

ferentes a esta variavel. O capital 6 especi'fi- 

co a cada setor e a poupanpa neles gerada 6 

investida localmente. Todavia, levou-se em 

conta outros mecanismos indiretos, atraves 

dos quais o excedente agn'cola 6 transferi- 

do para as zonas urbanas. 0 protecionismo 

industrial constitui um desses mecanismos, 

na medida em que ele implica uma taxapao 

imph'cita da agricultura. 

A deteriorapao dos termos de troca do 

setor rural e tamb^m uma das principals 

vias, atraves das quais os capitals rurais sao 

mdiretamente transferidos para o setor ur- 

(9) Os termos "inflagao/deflapao" nao estao 
aqui empregados no sentido usual pelo fa- 
to de o nfvel absolute de pregos no mode- 
lo ser exdgeno. Em nosso context©, estes 
termos se referem simplesmente as altas- 
baixas generallzadas de pregos em relagao 
ao num^rico, correspondendo no modelo 
ao prego mundial dos produtos manufa- 
turados. 

bano. Esta variavel 6 extremamente sensi'- 

vel e desempenha um papel fundamental 

no modelo, sobretudo no que se refere ao 

crescimento e & distribuipao da renda a 
nfvel setorial. 

2. A Simulagao de Referencia 

A simulapao de referencia (ou referen- 

cial) representa a evolupao provcivel da eco- 

nomia durante o perfodo de simulapao 

(1975-1990). Esta se baseia na extrapola- 

pao das tendencias historicas das vari^veis 

do modelo. Por6m, revisaram-se algumas 

dentre elas para se levar em conta a crise eco- 

nomica internacional e o fato de que o Bra- 

sil jci se encontra em uma fase avanpada de 
sua industrializapao. Esta revisao concerne 

sobretudo ao crescimento global (PNB), 

que no referencia! e inferior ao observado 

historicamente. A agricultura, no entanto, 

segundo nossas hipoteses cresce mais rcipi- 

do do que sua tendencia historica para re 

fletir as vantagens naturais do pafs neste 

dommio. A diminuipao do crescimento 

atinge o setor urbano para o qual supomos 

uma taxa de expansao inferior a observada 

historicamente. 

Outras hipoteses que dizem respeito a 

evolupao da economia foram adotadas na 

simulapao de referencia. Comentaremos de 

torma sucinta algumas delas: 

— A evolupao dos prepos mundiais (agn- 

colas, fertilizantes, petroleo) se baseia nas 

projepdes do Banco Mundial 1^. Os prepos 

agrfcolas, com excepao do prepo do apucar, 

aumentam durante o perfodo de simulapao 

(1975-1990). O prepo do petroleo aumenta 

de 62% entre 1975/1980; em seguida, su- 

poe-se que aumente ao ritmo de 3% ao ano. 

— A populapao cresce a taxa m6dia 

anual de 2,7%. A expansao das terras culti 

vadas se faz a taxa m^dia anual de 2%. 

— A taxa de crescimento do salario ur- 

bano situa-se por volta de 2,5%^ D. 

(10) WORLD BANK (1980). 

(11) PFEFFERMANN & WEBB (1983). 
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A simulaipao de referencia caracteriza-se 

por uma melhoria sensi'vel dos termos.de 

troca da agricultura. Esta melhoria se expli- 

ca pelas seguintes razoes: (a) repercussao da 

alta dos pregos mundiais agn'colas nos pre- 

pos do setor rural atrav6s da equapao (13) e 

(b) crescimento mais rcipido dos recursos 

urbanos que se traduz por um declfnio dos 

prepos neste setor. 

Como consequencia desta evolupao, ob- 

serva-se que as desigualdades intersetoriais 

de renda sao sensivelmente atenuadas^l 

No setor externo, as exportapoes cres- 

cem bem mais rapido que as importapoes. 

O mecanismo implfcito nesta evolupao po- 

de ser descrito do seguinte modo: a dispo- 

nibilidade limitada de capitals estrangeiros 

(restripao externa), implica que o aumento 

da conta do petroleo, assim como a expan- 

sao das importapoes induzidas pelo cresci- 

mento devem ser compensados por expor- 

tapoes adicionais. Isto e possi'vel devido a 

deteriorapao dos termos de troca do setor 

urbano que, atrav^s das variapoes de prepos 

e de renda, desenvolve as exportapoes e 

freia a demanda de importapoes. 

Vale ressaltar que a trajetoria que acaba- 

mos de descrever nao deve ser considerada 

como um con]unto de previsoes para a eco- 

nomia brasileira. Ela reflete unicamente as 

hipoteses adotadas em relapao ao compor- 

tamento futuro das variiveis, e se destina 

essencialmente a servir de referencial para 

os diferentes cenarios que serao testados na 

proxima sepao. 

3. Resultado das Simulapoes 

Nesta sepao, vamos explorar algumas po 

(12) Esta evolugao 6 consistente com a eviden- 
cia empfrica recente para o Brasil. PFEF- 
FERMANN & WEBB (1979), por exem- 
plo, constatam que durante os anos 70, os 
termos de troca rurais-urbanos evolufram 
em favor da agricultura. Este fato, aliadc 
ao crescimento da produ<pao agncola e a 
alta dos salaries rurais, levam a crer que 
houve uma melhoria do poder de compra 
do setor rural durante o referido pen'odo. 

h'ticas economicas susceti'veis de influen- 

ciar o desempenho da agricultura. Em pri- 

meiro lugar, testaremos as polfticas especf- 

ficas ao setor agrCcold: aumento da produti- 

vidade agncola (AGR1) e maior investi- 

mento na agricultura (AGR2). Por outro 

lado, como a agricultura nao evolui inde- 

pendentemente dos outros setores, faz-se 

necesscirio caracterizar o context© econo- 

mico no qual ela se insere. Duas poh'ticas 

referentes ao setor urbano serao testadas: 

modificapoes na polftica protecionista ur- 

bana (URB1-1 e URB1-2) e uma poh'tica 

que supoe uma redupao do crescimento in- 

dustrial (URB2). 

Comentaremos sistematicamente os efei- 

tos dos diferentes cenarios explorados so- 

bre (a) a produpao rural e urbana, (b) os 

termos de troca rurais-urbanos e (c) a dis- 

tribuipao intersetorial de renda. Ao longo 

deste trabalho, consideraremos toda modi- 

ficapao na repartipao da renda em favor da 

agricultura como uma redupao das desigual- 

dades no conjunto de economia, ja que no 

Brasil a maioria da populapao de baixa ren- 

da esta concentrada na zona rural^^). 

Os resultados das simulapoes estao ex- 

postos nas tabelas 2 e 3. Eles representam a 

variapao percentual em relapao ao referen- 

cial para o ano final (1990), limite do pe- 

n'odo considerado. 

AGR1: Aumento da Produtividade 
Agn'cola 

Nesta simulapao, vamos supor que a ta- 

xa de crescimento da produtividade agn'co 

la (^i na equapao (6)) cresce ao ritmo de 

1,5% ao ano. 

(13) PFEFFERMANN & WEBB (1983), consta- 
tam que atualmente no Brasil, 61% das 
pessoas consideradas pobres vivem nas zo- 
nas rurais. Estes autores ressaltam que este 
dado provavelmente subestima a pobreza 
rural pelo fato de que 75% dos pobres ur- 
banos habitam em cidades bem menores 
que as regioes metropolitanas. Muitas des- 
tas cireas apresentam na verdade as mesmas 
caracterfsticas das zonas rurais e bem pou- 
co se assemelham as zonas urbanas. 
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TABELA 2 

RESULTADOS SELECIONADOS - 1990 

Variagao em relagao ii simulapao de referencia (%) 

URB1 

SIMR(a) AGR1 AGR2 URB1-1 URB1-2 URB2 

Valor Agregado 
a. Agrfcola 
b. Urbana 
c. Total (PNB) 

236,9 
2480,4 
2717,3 

14,37 
2,95 
3,94 

3,57 
-2,27 

-1,76 

2,75 

1,01 
0,68 

-2,19 
0,50 
0,27 

1,50 
-12,80 
-11,83 

Renda Real Disponfvel 
a. Rural 
b. Urbana 

Diferencial de renda 
Urbano/Rural (per capita) 

Emprego Urbano 

Notas:SIMR: Simulagao de Referencia. 

(a); bilhoes de cruzeiros de 1975. 

282,4 
1962,1 

2,65 -6,91 
7,57 0,53 

33,8 4,28 0,22 

11,70 
3,93 

-8,89 
2,54 

-17,23 
7.77 

3,2 11,78 8,34 -12,16 10,70 12,55 

0,67 0.30 4,73 

TABELA 3 

EVOLUQAO DOS PREgOS - 1990 

Variapao em rela<pao a simulagao de referencia {%) 

1 
SIMRte) AGR1 AGR2 

URB1 

URB1-1 URB1-2 URB2 

Pregos dos Recursos 
a. Rurais (Prr) 0,950 -22,54 -22,31 6,28 5,33 4,04 
b. Urbanos (Pru) 0,770 13,68 8,32 -10,00 9,59 23,97 

c. Termos de Troca Rurais-Urbanos 
(a)/(b) 1,233 -31,86 -28,29 4,13 3,88 -22,59 

Prepos Agrfcolas 
a. Produtores (PP) 1,024 2,78 2,26 4,96 4,75 3,40 
b. Insumos (PI) 0,953 3,90 5,03 7,30 6,82 5,60 

c. PP/PI 1,074 1,17 2,91 2,52 1,93 2,09 

Pregos ao Consumidor 
(Urbano) (Pcu) 0,858 9,31 5,44 -10,50 10,08 17,01 

Pru/Pcu 0,898 4,00 2,74 0,56 0,45 5,94 

Notas: SIMR: Simulagao de Referencia 

(a): 1975= 1 
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A aceleragao do progresso t6cnico na 

agricultura se traduz por uma redugao dos 

pregos agn'colas, excegao feita as culturas 

de exportacpao e alimentares. No que diz 

respeito as culturas de exportapao, este re- 

sultado se explica pelofatode os produtores 

conseguirem exportar o excedente de pro- 

du(pao decorrente do progresso t^cnico. 

Quanto as culturas alimentares, a alta dos 

pregos urbanos diminui a restripao que pesa 

sobre estas culturas (fornecer "comida ba- 

rata" ao resto da economia (ver equagao 

(13)} e provoca at6 mesmo um pequeno 

aumento dos prepos destes produtos. 

A tendencia a baixa dos pregos rurais 6 

reforgada pela queda do prego dos recursos 

agn'colas /TVr diminui 22,5% em 1990) pro- 

vocada pela contragao relativa da demanda 

de insumos decorrente do progresso tecni- 

co — produz-se mais com a mesma quanti- 

dade de insumos — Assim, apesar da ex- 

pansao da produgao agncola ter sido de 

14% em relagao ao referencial, os recursos 

procurados aumentaram somente 5,0%. 

No setor urbano, o crescimento da pro- 

dugao resultante da diminuigao relativa do 

salario nominal (Pru/Pcu aumenta de 4% 

em 1990) nao e suficiente para contraba- 

langar a expansao da demanda agncola pe- 

los insumos industriais. O excesso de de- 

manda pelos recursos urbanos que se segue 

provoca uma alta bastante importante dos 

pregos urbanos. 

Como consequencia desta evolugao dos 

pregos setoriais, observa-se uma importante 

deterioragao dos termos de troca da agri- 

cultura (Prr/Pru diminui 32% em 1990). A 

transferencia de recursos em diregao as zo- 

nas urbanas, resultante desta deterioragao, 

contribui para agravar as disparidades inter- 

setoriais de renda em detriment© do setor 

rural. 

A redugao importante dos termos de 

troca rurais-urbanos evidencia o fato de 

que os ajustamentos da economia a poh'tica 

que ora discutimos sao feitos principalmen- 

te em termos de pregos, mantendo-se as 

quantidades relativamente est^veis. Apesar 

das possibilidades de substituigao tanto nfl 

produgao quanto no consumo incorporadas 

ao modelo, esta predominancia do efeito- 

prego nao e surpreendente e se explica pe- 

las diferentes inflexibilidades introduzidas 

no modelo sob a forma de inelasticidades 

diversas, rigidez salarial etc. Este resultado 

parece confirmar a tese estruturalista, se 

gundo a qual um crescimento muito r^pido 

desencadeado em um setor pode ser par- 

cialmente bloqueado pelos "pontos de es- 

trangulamento" (bottle-necks) que caracte- 

rizam a economia brasileira. A pressao so- 

bre os pregos que se segue agrava as dispari- 

dades de renda e poe em evidencia o tra- 

de-off usual entre o crescimento e uma 
maior igualdade. Este efeito "estruturalis- 

ta" e crucial para se entender o funciona 

mento da economia brasileira e em particu 

lar para a analise dos resultados do mode- 
10(14). 

A deterioragao da competitividade do 

setor industrial se traduz por um maior de- 

ficit externo deste setor, o qual e compen- 

sado por exportagoes agn'colas suplementa- 

res, gragas a expansao da produgao agnco- 

la. 

AGR2: Aumento do Investimento 

Agncola 

Nesta simulagao, vamos supor que o go 

verno investe 25% de sua poupanga na agri- 

cultura, enquanto no referencial o investi- 

mento rural era dinanciado exclusivamente 

pela poupanga agncola. 

A aceleragao da acumulagao de capital 

no setor rural e acompanhada por um au- 

(14) Na medida em que a tese "estruturalista" 
se limita a id6ia de que certas elasticidades 
prego sao relativamente baixas, 6 apoiada 
pela evidencia empfrica recente para o Bra- 
sil (ver os trabalhos de WEISSKOFF 
(1980) e WILLIAMMSON (1982), respec- 
tivamente, para as demandas de importa- 
goes e de bens de consumo), Os para- 
metros estimados por estes pesquisadores 
serviram de base para a escolha das elastici- 
dades que for am usadas no modelo. 
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mento relativamente modesto da produgao 

agrfcola. Este resultado 6 justificado essen- 

cialmente pela queda dos prepos dos recur- 

sos rurals, Prr, provocada pelo excesso de 

oferta dos mesmos. Esta baixa do prego 

dos recursos rurais e transmitida aos pre- 

gos-produtores atravds da equagao (13) e 

limita assim a expansao da produgao agn- 

cola. Este efeito atinge particularmente as 

culturas cujos pregos sao mais ligados aos 

pregos dos insumos agrfcolas "desvaloriza- 

dos" (i o caso da cana-de-agucar, cujo pre- 

go e "administrado" For outro lado, como 

a expansao do investimento rural e feita em 

detriment© das inversoes no resto da eco- 

nomia, a "inflagao" urbana provocada pela 

desaceleragao da acumulagao de capital no 

setor urbano freia a baixa dos pregos dos 

insumos agncolas, limitando o crescimento 

da produgao na agricultura. 

A queda dos pregos rurais, assim como a 

"inflagao" urbana, se traduz por uma dete- 

rioragao importante dos termos de troca da 

agricultura e por um crescimento significa- 

tive do diferencial de renda em detriment© 

deste setor. 

Em conclusao, podemos afirmar que o 

desempenho medi'ocre desta poh'tica ocor- 

re principalmente pelo fato de a expansao 

dos investimentos agncolas ter como con- 

trapartida uma redugao da acumulagao de 

capital no setor urbano, provocando assim 

um aumento dos pregos industriais (em 

particular do prego dos investimentos), o 

que anula parte dos efeitos beneficos desta 

polftica. 

Vale ressaltar que esta simulagao apre- 

senta certas semelhangas com a simulagao 

precedente (AGR1), sobretudo no tocante 

as variagbes na renda rural. Ambas Impli- 

cam uma deterioragao importante dos ter- 

mos de troca do setor agncola e do poder 

de compra dos agricultores. Este resultado 

se explica, em parte, pelo efeito "estrutura- 

lista" incorporado no modelo sob forma de 

inelasticidades diversas, efeito ao qual ja 

nos referimos no cenirio precedente. 

Conclufmos, entao, que todo esforgo 

para aumentar a produtividade rural nao 

acompanhado de medidas destinadas a 

manter os pregos e a escoar o excedente de 

produgao resultante desta poh'tica pode 

agravar a situagao dos agricultores. 

Os efeitos destes dois cencirios (AGR1 

e AGR2) sobre o crescimento global (PNB) 

sao quase simatrices. Na simulagao onde a 

produtividade 6 aumentada, o crescimento 

do PNB 6 de 3,9% no ano terminal (1990), 

enquanto a expansao do investimento na 

agricultura (AGR2) provoca uma redugao 

do PNB da ordem de 1,8%. Isto se explica, 

6 claro, pelo fato de que a realocagao do 

investimento se faz em detriment© do setor 

urbano. 

URB1: Redugao do Protecionismo 

Urbano 

O Brasil apresenta uma longa tradigao 

protecionista que se mant^m em quase to- 

das as situagoes poh'ticas e/ou economicas. 

A panoplia de barreiras alfandegarias utili 

zadas no pafs transformou produtos que 

sao em princi'pio comercializaveis (traded 
goods) em uma outra categoria de bens, cu- 

jos pregos alsemelhanga dos bens nao-co- 

mercializaveis (no traded goods) sao deter- 

minados pelas condigoes da oferta e da de- 

manda domesticas ao inves de serem basea- 

dos nos pregos internacionais equivalentes 

(TYLER, 1981). Toda poh'tica que implica 

maior Mberalizagao do comercio suscita 

controversias. Entretanto, uma redugao das 

tarifas aduaneiras, a exemplo do que ocor- 

reu no pen'odo de 1967-73, nao deve ser 

exclui'da. Nesta simulagao, avaliaremoi 

quantitativamente os efeitos deste tipo de 

poh'tica sobre a economia brasileira e, em 

particular, sobre o desempenho do setor 

agrfcola. 

Reduzimos entao em 50% as tarifas 

aduaneiras urbanas em vigor no referenda!. 

A queda dos pregos provocada pela re- 

dugao da protegao urbana se traduz por 

uma melhoria dos termos de troca da agri- 
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cultura. Este resultado se deve ao fato de 

os pre<pos agn'colas, ligados aos prepos mun- 

diais fixos, baixarem mais lentamente que 

os outros prepos. A expansao da produpao 

agn'cola que se segue (alta de PP/P/)\gera 

um excesso de demanda pelos recursos ru- 

rais, reforpando assim a melhoria inicial dos 

termos de troca da agricultura. A longo 

prazo, a expansao da renda agn'cola desen- 

volve a poupanpa e sustenta o crescimento 

da oferta neste setor. 

No setor urbano, o encarecimento relati- 

ve dos prepos agn'colas freia a redupao do 

prepo ao consumidor. Com um salario real 

fixo, isto equivale a frear a redupao do sala- 

rio nominal provocando dessa forma uma 

contrapao da produpao e do emprego in- 

dustrial. Apesar da redupao da taxa de cres- 

cimento da forpa de trabalho urbano, o de- 

semprego aumenta neste setor. 

Como o crescimento agn'cola nao e sufi- 

ciente para compensar a redupao da produ- 

pao industrial, constatamos uma pequena 

queda no PNB. Este resultado contradiz a 

teoria economica estabelecida, segundo a 

qual a imposipao de barreiras alfandeg^rias 

num pai's incapaz de influenciar o prepo 

mondial de suas importapbes (nossa hipote- 

se) se traduz em perdas h'quidas para a na- 

pao. Isto se explica pela rigidez relativa dos 

prepos agn'colas, determinados parcialmen- 

te no exterior, e pelas inflexibilidades di- 

versas incorporadas ao modelo; neste senti- 

do, este resultado pode ser interpretado 

atraves dos argumentos da teoria do "se- 

cond best". I 

A longo prazo, algumas destas tenden 

cias sao modificadas: 

— O aumento inicial do prepo dos recur 

sos rurais e completamente absorvido gra- 

pas a r^pida expansao da acumulapao de 

capital na agricultura e, em 1990, este pre- 

po ate mesmo baixa em 6,3% em relapao a 

simulapao de referencia. 

— A produpao urbana tende a se estabili 

zar na medida em que as redupoes sucessi- 

vas dos prepos tomam os salaries menos 

elevados e freiam assim a diminuipao do 

emprego. 

Em todos os setores, aparecem exceden- 

tes exportciveis provocados pela maior com- 

petitividade do setor urbano, assim como 

pela expansao da oferta agrfcola. Estas re- 

ceitas adicionais em divisas sao gastas nas 

importapbes suplementares de bens manu- 

faturados. 

Na variante URB1-2, as tarifas aduanei- 

ras foram aumentadas em 50%. Os resulta- 

dos sao quase si matrices aos da versao pre- 

cedente. Isto significa que, para a maioria 

das variaveis, os efeitos sao virtualmente 

isoelasticos. 

Uma conclusao importante destas simu- 

lapoes e o fato de que a protepao das ativi 

dades urbanas penaliza o setor agrfcola na 

medida em que esta poh'tica implica uma 

transferencia importante dos recursos da 

agricultura para a industria. Com efeito, a 

poh'tica tarifaria no Brasil submete o setor 

rural e uma dupla pressao: de um lado, a 

instaurapao de controles de prepos freia a 

alta dos prepos agn'colas; de outro, o au- 

mento dos prepos urbanos associados a po- 

h'tica protecionista encarece os insumos 

agn'colas. Esta dupla pressao comprime os 

lucros dos agricultores e explica em parte 

as carencias da oferta agn'cola. 

Conclufmos que a supressao parcial das 

tarifas melhora a distribuipao da renda serr 

comprometer muito o desenvolvimento in- 

dustrial. 0 protecionismo brasileiro aparece 

entao como um tanto superfluo. Uma redu- 

pao tarifaria permitiria ao pai's adaptar-se 

mais facilmente aos cheques exogenos e cor- 

rigir em parte as desigualdades interseto- 

riais de renda. Esta poh'tica permitiria tam- 

bem ao Brasil melhor integrapao no merca 

do mondial atraves de exportapoes adicio- 

nais, sobretudo se a situapao economica in- 

ternacional se recuperar. 

URB2: Redupao do Crescimento Indus 

trial 
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Em face da evolugao economica recente 

no Brasil, nossa hipdtese com respeito ao 

cresclmento das atividades urbanas nos pa- 

rece por demais otimista. Para se levar em 

conta uma expansao industrial moderada, 

supomos neste cencirio que a taxa de cresci- 

mento da produtividade nao-agn'cola de- 

cresce ao ritmo de 2,5% por ano. 

No setor urbano, a alta dos prepos e, em 

particular, do prepo do investimento, reduz 

a poupanpa e freia a acumulapao de capital, 

o que reforpa a longo prazo a diminuipao 

do crescimento industrial. A expansao a 

curto prazo da oferta urbana induzida pela 

"inflapao" nao e suficiente para modificar 

a tendencia a baixa desta varicivel e, em 

1990, a produpao urbana tera diminuido 

em 12,8%. 

O recuo da produpao agncola se deve 

(a) ao encarecimento dos insumos indus- 

trials, jci que os produtores rurais veem-se 

na impossibilidade de repassar a totalidade 

dos aumentos de custos nos prepos, os 

quais estao ligados aos prepos mundiais fi- 

xes, e (b) atrav^s da redupao da demanda 

pelos produtos agncolas provocada pela 

contrapao da produpao urbana. A unica ex- 

cepao 6 constitui'da pelas culturas alimen- 

tares, cuja produpao fica relativamente es- 

t^vel pelo fato de os prepo destes produtos 

estarem mais ligados aos prepos urbanos 

"revalorizados" A queda da produpao ru- 

ral e entretanto bem inferior a queda da 

oferta urbana, pois, em 1990, ela ^ da or- 

dem de 15%. A situapao e bem diferente 

no que diz respeito a evolupao da renda, ja 

que a renda real da agricultura diminui 

muito mais rapido que a renda real do setor 

urbano (-17,2% e -7,8%, respectivamente), 

que contribui para agravar as disparidades 

setoriais em termos de renda. Este resulta- 

do e devido a forte deteriorapao dos termos 

de troca da agricultura provocada pela"in- 

flapao" urbana e pela redupao da oferta 

agncola. 

A deteriorapao da competitividade do 

setor urbano em face do resto do mundo 

encarece as exportacoes e desenvolve as im- 

portapoes dos produtos industriais. O ree- 

quilfbrio da balanpa externa requer expor- 

tapoes agrfcolas adicionais, o que 6 possi'vel 

grapas a diminuipao da procura pelos pro- 

dutores rurais provocada pela redupao da 

produtividade industrial. 

Conclusao 

As simulapoes do nosso modelo permiti- 

ram o estudo das consequencias economi- 

cas de poh'ticas alternativas sobre o desem 

penho da agricultura, evidenciando assim a 

dimensao setorial de tais poh'ticas. Os resul- 

tados sugerem o que se segue. 

Em primeiro lugar, a analise dos resulta- 

dos dos diferentes cenarios testados poe em 

evidencia o fato de que a economia descrita 

por nosso modelo reage as intervenpoes 

exogenas sobretudo em termos de prepos, 

mantendo-se as quantidades relativamente 

estaveis, apesar das possibilidades de substi- 

tuipao incorporadas ao modelo. Esta relati- 

ve estabilidade do lado "real" da economia 

se explica, por um lado, pela natureza do 

equih'brio geral, no qual toda impulsao ini- 

cial e parcialmente compensada por meca- 

nismos internos de realocapao. Por exem- 

plo, se a redupao do crescimento urbano 

encarece os custos de produpao dos bens 

agncolas provocando assim uma redupao 

da oferta rural, ao mesmo tempo este au- 

mento de custos se transmite em parte aos 

prepos, freando a queda da produpao. 0 

jogo das relapoes intersetoriais contribui 

tambem para manter a estabilidade macroe- 

conomica na medida em que certas poh'ti- 

cas economicas se traduzem simplesmente 

por realocapoes entre os diferentes setores. 

Por outro lado, a origem desta rigidez ao 

m'vel das quantidades se encontra nas hipo- 

teses um tanto "estruturalistas" que adota- 

mos. Estas hipbteses estao refletidas no? 

baixos valores atribufdos a certas elasticida- 

des (demanda agrfcola, importapoes),|assim 

como na falta de mobilidade setorial dos 

fatores de produpao (com excepao do tra- 

balho) e na rigidez do salcirio real urbano. 

Estas inflexibilidades impedem os ajusta- 
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mentos economicos de serem plenamente 

realizados e constituem desvios em relagao 

£ flexibilidade neocl^ssica. 

Uma consequencia imediata desta esta 

bilidade 6 o fato de que a produpao 4 um 

indicador medi'ocre da evolugao da renda. 

A importancia do efeito-prego no equih'- 

brio geral faz com que pequenas variapoes 

no PNB possam ser acompanhadas de mo- 

dificapoes importantes na renda como mos- 

tram os cen^rios testados. 

Outra conclusao sugerida pelo modelo e 

o fato que o impacto imediato sobre a agri- 

cultura de poh'ticas economicas e frequen- 

temente diferente do impacto a longo pra- 

zo. Pica entao comprovada a necessidade 

de se analisar tais polfticas dentro de um 

quadro de equih'brio geral dinamico, capaz 

de levar em conta estas diferenpas. 

As simulapoes efetuadas com o nosso 

modelo confirmam tambem o papel crucial 

desempenhado pelos termos de troca ru- 

rais-urbanos na determinapao da distribui- 

pao intersetorial da renda, como ja o havia 

comprovado Adelman & Robinson, 1978, 

para a Coreia. Toda poh'tica que age sobre 

esta variavel influencia seguramente as dis- 

paridades de renda entre o campo e a cida- 

de. Este resultado e particularmente impor- 

tante, na medida em que os termos de tro- 

ca rurais-urbanos sao extremamente sensi- 

veis, sobretudo no que concerne as poh'ti- 

cas que afetam a oferta e a demanda agn- 

cola. O progresso t^cnico na agricultura, 

por exemplo, beneficia essencialmente os 

consumidores em detriment© dos produto- 

res, contribuindo para aumentar o diferen- 

cial de renda urbano-rural. Estes resultados 

devem ser relativizados porque geralmente 

as poh'ticas que melhoram a produtividade 

agn'cola favorecem tamb6m o escoamento 

da produpao atraves de uma poh'tica de ex- 

portapao mais dinamica, o que vem atenuar 

o problema das inelasticidades que caracte- 

rizam o setor agn'cola. 

Finalmente, os resultados produzidos 

por nosso modelo confirmam a id^ia de 

que o protecionismo urbano penaliza forte- 

mente o setor rural, agravando assim as de- 

sigualdades de renda na economia brasilei- 

ra. 

Apendice 

O modelo foi calibrado tendo por base o 

ano de 1975. A maior parte dos dados utili 

zados sao provenientes da Matriz de Insu- 

mo-Produto (1970), da Contabilidade Na- 

cional e dos Censos Economicos 

(1970/1975). O restante foi coletado em 

fontes diversas. 

Para o leitor pouco familiar com este 

tipo de modelo, vale lembrar que como de 

costume com modelos matematicos, mui- 

tos dos parametros nao foram estimados, 

mas sim calculados diretamente a partir dos 

dados para o ano-base. Certos parametros 

(elasticidades, por exemplo) sao baseados 

em estimagoes de outros pesquisadores, ou 

entao resultam de suposipoes feitas com 

respeito ao comportamento das variaveis. 

Para uma explicagao mais detalhada dos da- 

dos, parametros e tecnicas de calibragao 

utilizados, consultar Sampaio de Sousa 

(1984). 

Todos os precos do modelo, com exce- 

<pao dos prepos de importapao dos produtos 

industriais, sao f ixados a unidade atraves de 

uma normalizapao apropriada. 

O salario real urbano no ano-base e igual 

ao salario nominal, ja que os prepos — e 

conseqiientemente o prepo do consumo ur- 

bano (Pcu) — sao fixados a unidade. Supo- 

mos em seguida que os trabalhadores ba- 

seiam as suas reivindicapoes salariais nos 

seus custos de subsistencia sem considerar 

os choques exogenos suportados pela eco- 

nomia. Fizemos entao uma primeira simu- 

lapao a prepos flexi'veis, na qual calculamos 

um salario de base, correspondente ao sala- 

rio de equih'brio, caso nao tivesse havido 

aumentos do prepo do petroleo. Este sala- 

rio foi impost© na simulapao de referencia 

e ajustado de modo a reproduzir a recente 

evolucao dos salaries urbanos no Brasil. Va- 
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le ressaltar que em 1975 supomos a inexis- 

tencia de desemprego urbano. Neste senti- 

do# o desemprego observado nos pen'odos 

subsequentes deve ser interpretado como 

sendo variagoes desta vari^vel com relagao 
ao seu mvel no ano-base. 
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