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Resumo 

O artigo apresenta as mudangas na 
composi^o da produ9ao agncola paranaense 
no penodo de 1975/85 e discute as suas prin- 
cipals causas partindo da analise das politicas 
de Cr^dito Rural e de Garantia de Pre90s 
Minimos, bem como do desempenho em ter- 
mos de rendimento por hectare e do 
comportamento de pre90S em nivel de produto. 
A conclusao fundamental, associada a essas 
mudan9as, foi a de que as vantagens artificials 
criadas pelas politicas institucionais, especial- 
raente a de cr^dito rural, em tomo da soja e 
trigo, retiraram as "vantagens comparativas" 
dos diversos produtos da agricultura 
paranaense. A partir do inicio dos anos 80. 
quando essas vantagens foram significativa- 
mente reduzidas, passou a haver maior 
diversifica9ao e aumento na produ9ao agricola 
do Estado. 
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Abstract 

This article examines the changes in the 
composition of agricultural production of 
Parana Slate in the period 1975-85, and its 
principal causes, specially the effects of the 
policies of Rural Credit, and Minimum Price 
Guaranties, as well as returns per hectare and 
the behavior of prices of the product. The 
basic conclusion with regards to these changes 
is that the artificial advantages created by in- 
stitutional policies, specially rural credit, for 
soya-bean and wheat destroyed the compara- 
tive advantages of many products in the 
agricultural sector of Parana State. From the 
beginning of the decade of the nineteen 
eighties when these artificial advantages were 
significantly reduced, there appeared a grcaten 
diversity and an increase in the physical 
production of the agricultural sector of the 
State. 
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AGRICULTURA PARANAENSE 

Introdu^ao 

A agricultura brasileira experimentou, durante a decada de 70, um dos 

periodos de transfortna^ao mais intensa de sua historia, que ficou conhecido 

como modemiza9ao tecnologica. Sua caracteristica principal foi a introdu^ao 

de uma tecnologia intensiva no uso de capital, que mudou a base tecnica de 

produ9ao no campo, notadamente na regiao Centro-Sul do pafs, onde existiam 

condi9oes reais favoraveis para a expansao de culturas vinculadas as novas 

tecnicas. 

A modemiza9ao nao se deu a partir de uma evolu9ao natural do sistema 

produtivo, mas foi, fiindamentalmente, fruto de interesse de grandes grupos in- 

dustrials detentores de um conjunto de tecnologias que, apds completarem o 

ciclo de modemiza9ao nos paises desenvolvidos, passaram a procurar novos 

mercados para sua reprodu9ao ampliada. O Brasil tomou-se um dos receptores 

desse pacote devido, por um lado, as concedes locals e do mercado inter- 

nacional que se mostrava extremamente favoravel a soja no inicio dos anos 70 

e, de outro, porque a modemiza9ao signiflcava a incorpora9ao do setor rural ao 

processo de expansao capitalista que se verificava em outros setores da 

economia brasileira. O Estado passou a desempenhar um papel importante na 

viabiliza9ao deste processo atraves de suas poh'ticas institucionais, destacando- 

se a poh'tica de credito e tecnologica, refletindo esta ultima no grande esfor90 

de pesquisa das institui96es publicas a partir do infcio dos anos 70. 

Apesar disto, o modelo de modemiza9ao (e a forma como foi intro- 

duzido na agropecuaria brasileira) mostrou-se inadequado em diversos aspec- 

tos, a saber: nao tern conseguido avan9os significativos em termos de produ9aQ 

e produtividade; seus custos economicos e sociais sao por demais elevados; 

levou a agricultura a um alto indice de dependencia de grupos oligopolicos in- 

dustriais; contribuiu para uma acentuada concentra9ao fundiaria e de renda; 

produziu desequilibrios ambientais e favoreccu o surgimento de novas pragas, 

doen9as e ervas daninhas devido aos exageros e a monocultura. De maneira 

geral, estes sao os pontos crfticos apontados por varios autores, entre eles: Pinto 

(1981), Contador e Ferreira (1984), Kageyama e Silva (1983), Hoffmann e 

Kageyama (1985), Ribeiro (1983). 

Estes resultados, associados as grandes dificuldades enfrentadas 

pela economia do pals, especialmente a partir de 1982 quando esta foi 

enquadrada ao receituario do FMI, fizeram com que o Estado assumisse 

uma nova postura que se caracterizava, fundamentalmente, pela redu- 
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9ao do volume de credito e do m'vel de subsidios, ao lado de um signifi- 

calivo empenho no senlido do uso mais adequado das novas tecnicas. 

Analisando-se a agricultura paranaense onde estas mudan9as 

aconteceram com maior intensidade e possivel identificar o comporla- 

mcnto do setor agrfcola. Alguns dados iniciais sao suficientes para jus- 

tificar a necessidade de um estudo mais aprofundado dessa nova 

realidade, ou seja: a soja, que surge na decada de 70 como o mais im- 

portante produlo e que so entre 1975 e 1980 passa por uma expansao de 

889.681 ha, passa, no perfodo seguinte (1980 a 1985), a perder area, en- 

quanto o milho, algodao e mandioca fazem o movimento inverse; o cafe 

perde area significativa nos dois penodos, enquanto as pastagens plan- 

tadas passam por processo inverse. 

O objelivo deste trabalho e analisar as principais causas do compor- 

tamento da produ9ao agropecuaria paranaense, com enfase na produ9ao de 

lavouras em dois momentos historicos, a saber: penodo 1975-80, no qual 

se completa o ciclo de modemiza9ao tecnologica da agropecuaria do Esta- 

do; e penodo 1981-85, quando a agropecuaria passa por maior realismo 

economico, sendo este perfodo chamado de p6s-modemiza9ao. 

O trabalho sera dividido em duas partes: na primeira serao deter- 

minadas as altera96es na composi9ao da produ9ao agrfcola do Estado 

nos dois penodos acima, observando-se a competi9ao entre as culturas; 

na segunda, procurar-se-a estudar as causas fundamentais destas altera- 

9oes a partir da analise do impact© das principais polfticas institucio- 

nais (credito rural e garantia de pre9os mfnimos), bem como do 

desempenho dos diferentes produtos, considerando a evolu9ao dos ren- 

dimentos medios por ha e dos pre9os. 

1. Quantificagao das Modifica95es na Produ9ao Agricola Para- 

naense 

1.1. Descricao do Modelo 

Para se analisar as altera96es na composi9ao das atividades agro- 

pecuarias do Parana nos perfodos 1974/75 1979/80 e 1979/80 - 

1984/85, utilizar-se-a o modelo adaptado por Zockun (1978). 
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Este modelo, que serve para quantificar o deslocamento das cultu- 

ras, foi utilizado com sucesso por alguns estudiosos, entre os quais 

Veiga Filho et alii (1981), que o utilizaram para estudar os impactos do 

Programa Nacional do Alcool na agricultura paulista no perfodo 1974- 

79, e Lyra e Riff (1980), que o aplicaram para analisar a composite da 

produ9ao agrfcola do Estado do Rio Grande do Sul. O modelo parte do 

pressuposto de que a area cultivada com determinada atividade agrope- 

cuaria, num determinado perfodo, dentro do sistema de produ^ao \ 

pode se alterar quando o tamanho ou escala desse sistema como um 

todo se altera, o que e denominado efeito-escala; ou quando essa ativi- 

dade agropecuaria substitui ou e substitufda por outras dentro do mes- 

mo sistema de produce, o que 6 denominado efeito-substitui9ao. 

Seja Atl o tamanho do sistema no periodo 1 e At2 o tamanho do 

sistema no perfodo 2 e a o coeficiente que mede a modifica9ao do ta- 

manho do sistema. 

Aa " (i« 1,2,3,..., n)-atividades 

i 

At2 ^ 

i 

a = — (1) 
Atl 

A varia9ao total da area cultivada com uma particular atividade 

*i* sera: Ai2 - An, e pode ser decomposta em duas partes: 

a An - Aii = efeito-escala e 

Ai2 - a Aii = efeito-substitui9ao 

Dentro de um determinado sistema de produ9ao existem algumas 

atividades com efeito-substitui9ao positivo (substitufram) e outras com 

efeito-substitui9ao negativo (foram substituidas). Para se determinar 

qual a parcela das dreas das atividades *i* que se destinou a produ9ao 

da atividade MnM foi adotado um critdrio de participa9ao, ou seja, supos- 

(1) O sistema de produ^ao i defmido corao o conjunto forraado peia atividade que se quer analisar e pel as 
atividades que com elas ooncorrem diretamente em termos de drea. 
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se que as atividades que cederam area o fizeram, de modo proporcional, 

para todas aquelas que expandiram suas areas. Assim, se essa cessao de 

area for proporcional para todas as atividades que tiveram efeito-substi- 

tuigao positivo, lem-se para a n-esima: 

onde: j = m, in + 1,(n -1) = atividades com efeito-substitui930 positivo. 

A seguinte expressao fomece o efeito-substituigao para a ativida- 

de "n", na qual pode-se destacar a contribui9ao de cada atividade "i" em 

termos de area cedida para a atividade "n": 

onde: i = 1,2,..., (m - 1) = atividades com efeito-substitui9ao negativo. 

Como o modelo apresentado baseia-se em dados de dois pontos 

no tempo, ou seja, duas situa9oes do sistema de produ9ao (uma inicial e 

outra final), e recomendavel trabalhar-se com dados medios para estas 

duas situa9oes. 

A nossa unidade de analise e a agricultura paranaense em dois pe- 

riodos historicos, compondo, assim, dois sistemas de produ9ao (Si e 

S2). O Si tera como situa9ao inicial a media de areas ocupadas com as 

diversas atividades nos anos 1974 e 1975 e como situa9ao final a media 

destas areas dos anos 1979 e 1980; o S2 tera a sua situa9ao inicial igual 

a situa9ao final de Si (dados medios de 1979 e 1980) e como situa9ao 

final os dados medios de 1984 e 1985. 

Assim, os sistemas de produ9ao sao compostos pelas atividades 

que servirao de referencia e por todas aquelas que concorrem com 

estas em termos de area. Desta forma, utilizando o Calendario Agrfcola 

do Parana, os sistemas ficam definidos como: 

Si »= arroz, feijao, mandioca, milho, algodao, amendoim,cafe, soja, cana, 

fumo e pastagem plantada; 

(2) As atividades de referencia sao aquelas que passaram por grande expansao no sistema considerado. 

Pn = 
An2 _ ol Anl 

(2) 

j 

(3) 

Estecon., Sao Paulo. 21(3):351-378. set-dez. 1991 355 



AGRICULTURA PARANAENSE 

S2 - arroz, feijao, mandioca, milho, batata, algodao, amendoim, cafe, 

soja, cana, fumo e pastagem plantada. 

Foram consideradas todas as atividades importantes em termos de 

area e que concorrem entre si. Assim, ficou de fora o trigo que embora 

seja uma atividade importante nao concorre em termos de area com 

aquelas que irao servir de referencia, por ser uma cultura de invemo. 

1.2. Resultados da Aplica^ao do Modelo 

As Tabelas 1 e 2 (referem-se aos sistemas $1 e S2, respectivamente) 

mostram em suas duas primeiras colunas os dados utilizados e nas demais 

colunas parte dos resultados da aplica9ao do modelo. Alguns produtos 

destacam-se por terem passado por grande expansao de area, em termos 

absolutos e relativos, como e o caso da soja e pastagens plantadas, em Si, 

e do milho, algodao e pastagens plantadas, em S2. Estes produtos servirao 

de referencia na aplica9ao do modelo, com exce9ao das pastagens planta- 

das que nao serao analisadas neste trabalho, embora constem dos sistemas 

de produ9ao S1 e S2 por exigencia do modelo. 

1.2.1. Efeito-Escala 

Os dados das Tabelas 1 e 2 indicam que o efeito-escala foi positi- 

vo nos dois sistemas de produ9ao ja que houve aumento em seu tama- 

nho. Entretanto, a expansao de Si foi bem superior a de S2, ou seja, ai 

= 12% e a2 = 2,9% (aplica9ao da equa9ao 1 do modelo). Isto pode, ao 

menos em parte, ser explicado pelo fato de no primeiro sistema existi- 

rem ainda significativas fronteiras intemas no Parana, uma vez que na 

importante regiao oeste paranaense a fronteira agncola se fecha apenas 

no final dos anos 60. Outra explica9ao pode ser encontrada na grande 

eleva9ao do pre90 das terras, verificada durante a decada de 70, que le- 

vou a incorpora9ao de areas antes desprezadas devido ao alto custo com 

corre9ao do solo e aduba9ao, e que se tomaram viaveis gra9as as novas 

atividades comerciais rentaveis como a soja e o trigo. 

No Si, considerando os valores dos a em nfvel de cada atividade 

que passa por expansao de drea no periodo, tem-se: ctfumo = 68%, ocsqja 

= 60%, CXcana = 28%, GCpastagens plantadas = 21% e Otmilho ^ 6%. As qua- 

tro primeiras atividades passaram por expansao de area bem superior a 

expansao do sistema Si (a- 12%); entretanto, a cana e o fumo ocupa- 
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vam areas relalivamenle pequenas no Eslado. Assim, excluindo-se as 

paslagens plantadas, a soja foi a unica alividadc a passar por grande ex- 

pansao dc area, lanlo cm lermos relatives quanlo absolulos. Por ultimo, 

o milho, embora tenha passado por expansao em sua area, csta, em ter- 

mos relatives, foi de apenas 6%, ou seja, metade da expansao do sisle- 

ma. Isto significa que o seu efeito-substiluiqao sera negativo, 

TABELA 1 

VARIAQAO TOTAL, EFEITO-ESCALA E EFEITO-SUBSTITUIQAO DA 

AREA OCUPADA COM AS PRINCIPAIS ATIVIDADES AGROPECUARIAS 

NO SISTEMA DE PRODUQAO St. PARANA 1974/75 1979/80 

Area Media Ocupada 

Atividades Variagao Efeito- Efelto- 

1974-75 1979-80 Total Escala Substituigao 

Que se Retrairam 

Arroz 496.400 357.230 -139.170 59.767 -198.937 

Feijao 801.600 780.814 -20.786 96.513 -117.299 

Mandioca 92.515 44.201 -48.314 11.139 -59.453 

Algodao 343.848 311.400 -32.448 41.399 -73.847 

Amendoim 98.950 49.557 -49.393 11.914 -61.307 

Cafe' 1.165.331 915.859 -249.472 140.306 -389.778 

Sub-Total 2.998.644 2.459.061 -539.583 361.038 -900.621 

Que se Expandiram 
Milho 2.016.500 2.137.640 +121.140 242.787 -121.647 

^oja 1.485.949 2.375.630 +889.681 178.908 +710.773 

Pastagem Plantada2 3.299.025 3.986.057 +687.032 397.203 +289.829 

Cana 42.752 54.708 + 11.956 5.147 +6.809 

Fumo 9.440 25.346 +15.906 1.137 +14.769 

Sub-Total 6.853.666 8.579.381 +1.725.715 825.182 +900.533 

Total Geral 9.852.310 11.038.442 +1.186.132 1.186.220 -88 

Notas; (1) Dados dos Censos Agropecuarios do Parana de 1975 e 1980. A area deste 
produto esta llgeiramente superestimada porque a FIBGE nao fornece a area 
plantada com cafe, mas apenas a area de cdheita no ano que, em geral, e inferior a 
area plantada (existenda de novos cafezais ainda nao produzindo, problemas com 
parte de cafezais em idade produtiva), Assim, considerou-se a area plantada com 
cafe como sendo a area total das cutturas permanentes menos a area ocupada com 
as prindpais culturas permanentes, exceto o cafe. Convem salientar que o cafe 
ocupa a quase tc4alidade de area com cultures permanentes. 
(2) Os dados de pastagens foram retirados do Censo Agropecuario de 1975, 
1980e1985. 

Ffonte: FIBGE - Produgao agricola municipal- Varies Anos. 
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TABELA2 

VARIAQAO TOTAL, EFEITO-ESCALA E EFEITO-SU BSTITUIQAO DA 

Area ocupada com as principais atividades agropecuarias 

NO SISTEMA DE PRODUQAO Sa. PARANA 1979/80 -1984/85 

Area M6dia Ocupada 
Atividades Variagao Efeito- Efeito- 

1979/80 1984/85 Total Escala Substituigao 

Que se Retrairam 
Arroz 357.230 197.286 -159.944 10.500 -170.444 

Feijao 780.814 732.458 -48.356 22.950 -71.306 

3oja 2.357.630 2.187.135 -188.495 69.825 -258.320 

. Amendoim 49.557 12.081 -37.476 1.457 -38.933 

. Fumo 25.346 19.312 -6.034 745 -6.779 

Batata 48.776 39.960 -8.816 1.434 -10.250 

(pate1 915.859 627.531 -288.328 26.919 -315.247 

Sub-Total 
!• 

4.553.212 3.815.763 -737.449 133.830 -871.279 
 1  ■ - - 

Que se Expandiram 
Mandioca 44.201 79.744 +35.543 1.299 +34.244 

l\|lilho 2.137.640 2.389.920 +252.280 62.830 +189.450 

Algodao 311.400 431.062 +119.662 9.153 +110.509 

Gana 54.708 131.275 +76.567 1.608 +74.959 

Pastagem Plantada2 3.986.057 4.565.335 +579.278 117.160 +462.118 

Sub-Total 6.534.006 7.597.336 +1.063.330 192.050 +871.280 

Total Geral 11.087.218 11.413.099 +325.881 325.880 +1 

Notas: (1) Vide observaijao (1) da Tabela 1. Os dados de 1985 foram retirados da 
Sinopse Preliminar do Censo Agropecuario de 1985. 
(2) Vide observagao (2) da Tabela 1. 

Fonte: FIBGE - Produgao agricola municipal- Varies Anos. 

No S2 os valores dos a, em nivel de cada atividade que passa por 

expansao de area no periodo, sao: otmatidioca = 80%, otcana = 40%, aaigo- 

dao ^ 38%, Ctpastagens plantadas :::: 14% e Otmilho = 12%. Todas estas ativi- 

dades passaram por expansao de area bem superior a do sistema S2 (a = 

2,9%); contudo, a mandioca e a cana, que obtiveram os maiores percen- 
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tuais, ocupavam areas relativamente pequenas no Estado. Assim, ex- 

cluindo-se as pastagens plantadas, foram o algodao e o milho as advi- 

dades que passaram por grande expansao de areas tanto em termos 

reladvos quanto absolatos neste sistema. 

Finalmente, no Si, a soja foi a advidade de maior impacto no sis- 

tema. Apenas 20% de sua grande expansao se deu pelo efeito-escala 

(veja Tabela 1, efeito-escala/varia9ao total); o restante se deve ao efei- 

to-substitui^ao, o que equivale ao deslocamento de outras atividades no 

sistema de produ^o. No S2, excetuando-se as pastagens plantadas, o 

milho e o algodao foram as atividades de maior impacto no sistema. O 

efeito-escala foi responsavel por 25% e 8%, respectivamente, da expansao 

destas atividades no sistema; o restante se deve ao efeito-substitui^ao. 

1.2.2. £feito-Substiluigao 

A analise do efeito-substitui^o reveste-se de um significado todo 

especial pois retrata as modifica96es dentro do sistema de produ9ao 

com importantes reflexos economicos e sociais. 

No Si a soja responde isoladamente por 70% (psoja * 70%) das 

substitui96es dentro do sistema, sendo que 80% dessa sua significativa 

expansao se deve a substitui9ao de outros produtos. Detalhando as in- 

forma96es, a soja substitui um total de 710.773 ha, sendo que 271.032 

ha foram cedidos pelo cafe, 138.331 ha pelo arroz, 84.587 ha pelo mi- 

lho, 81.564 ha pelo feijao, 51.350 ha pelo algodao, 42.630 ha pelo 

amendoim e 41.341 ha pela mandioca (aplica9ao da equa9ao 3 do mo- 

delo). Em rela9ao ao milho cabe destacar que embora este tenha passa- . 

do por expansao em sua area, esta foi bem inferior a expansao de area 

do sistema (Si), o que implicou um efeito-substitui9ao megativo para 

esta atividade. , ^ ( 

t . 
No S2 os grandes responsaveis pelas substitui96es sao as pasta- 

gens plantadas, o milho e o algodao. Os dois ultimos produtos respon- 

dem por 35% (Pmilho = 22% e PalgodSo = 13%) das substitui9oes do 

sistema, sendo que 75% e 92% da expansao do milho e algodao, respec- 

tivamente, devem-se a substitui9ao de outros produtos. O milho substi- 

tui 189.450 ha, sendo 68.547 ha cedidos pelo cafe, 56.169 ha pela soja, 

37.061 ha pelo arroz e o restante cedido pelo feijao, amendoim, batata e 
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fumo. O algodao substitui 110.509 ha, sendo 40.036 ha cedidos pelo 

caf6, 32.807 ha pela soja e o restante cedido pelo arroz, feijao, amen- 

doim, batata e fumo. 

Observa-se, portanto, quc houvc uma significativa mudar^a na 

composi9ao da produ9ao agropecuaria do Parana nos dois sistemas 

analisados. A soja, que no Si substitui 710.773 ha de dreas ocupadas 

por outros produtos, no S2 perde 258.320 ha; ja o milho e o algodao 

que haviam "perdido" drea no Si, recuperam, no S2, mais do que ha- 

viam cedido. Os grandes perdedores nos dois sistemas foram o cafe, o 

arroz, o feijao e o amendoim. Entretanto, as perdas de dreas destes pro- 

dutos foram bem maiores no sistema Si. O trigo, embora nao tenha sido 

inclufdo nos sistemas de produ96es pois, como atividade de inverno nao 

concorre com as demais em termos de drea, passou por mudan9as seme- 

Ihantes as da soja nos dois perfodos considerados, ou seja: no primeiro, 

passou por uma expansao de 100% em sua drea (728.241 ha) e, no se- 

gundo penodo, sofre redu9ao de 27% em sua area (392.681 ha). 

Em sfntese, o que se observa e que a passagem do perfodo final 

da modemiza9ao (Si) para a p6s-moderniza9ao (S2) resultou em signi- 

ficativa altera9ao na composi9ao da produ9ao agropecuaria paranaense, 

altera9ao esta que precisa ser compreendida em suas causas e avaliados 

os seus efeitos economicos, politicos e sociais. A seguir, pretende-se 

avaliar, de forma sucinta, o impacto das principais politicas institucio- 

nais e o comportamento do mercado nas mudan9as antes verificadas. 

2. Analise das Principais Causas das Modifica9oes na Produ9ao 

Agricola Paranaense 

Neste item serao analisadas as polfticas de crddito rural e de ga- 

rantia de pre90S mfnimos, bem como o desenho da agricultura, conside- 

rando a evolu9ao dos rendimentos medios por ha e dos pre9os de cada 

produto, na tentativa de entender as principais causas das modifica9oes 

na composi9ao da produ9ao agricola paranaense. 

2.1. Politics de Crddito Rural 

A polftica de credit© rural, pelo seu volume de recursos e subsi- 

dies, tern importancia fundamental na expIica9ao das transforma^oes 
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ocorridas na agricultura brasileira e, em especial, na paranaense no pe- 

rfodo em estudo. 

Os dados da Tabela 3 mostram o montante de recursos destinados 

a agricultura brasileira e paranaense entre 1973-85. Neste periodo e 

possfvel distinguir pelo menos tres momentos dislintos da polftica, ou 

seja: o primeiro (1973-75) se caracteriza por rapida expansao no credi- 

to (processo que se inicia no final dos anos 60) tanto em nlvel de Brasil 

quanto do Parana, com taxas reais de juros negativas e crescentes, em 

valores absolutos, a partir de 1973; no segundo (1976-80) houve desa- 

celera9ao nas taxas de crescimento do montante de credito e ate redu- 

930 nos anos 77 e 78, mas com taxas de juros reais negativas e 

crescentes em termos absolutos em todo o perfodo, o que implicou um 

grande volume de recursos a titulo de subsfdios; e o terceiro (1981-85) 

se caracteriza por significativa redu9ao no montante de recursos, pelo 

menos ate 1984, e drastica eleva9ao da taxa de juros, que passa de (- 

42,9) em 1980 para (-2,0) em 1985, ou seja, os subsfdios.ao credito fo- 

ram praticamente eliminados. 

Para se ter uma ideia do volume de credito destinado a atividadc 

agrfcola do Parana, os dados da Tabela 3 mostram que este Estado par- 

ticipou com aproximadamente 20% do total para o Brasil. Isto represen- 

ta um montante altfssimo, ou seja, comparando-se o valor do credito 

com o valor da produ9ao agrfcola do Estado tem-se os seguintes resul- 

tados: dos doze anos que compoem o perfodo cstudado, em oito a parti- 

cipa9ao do montante de credito no valor da produ9ao agrfcola esteve 

acima de 70% e em tres deles acima de 100% (coluna 7 da Tabela 3). 

Estes dados indicam que houve grandes desperdfcios e disto^oes asso- 

ciados a esta polftica em nfvel do Estado do Parana. As distor9oes tor- 

nam-se ainda mais evidentes quando se considera que o percenlual de 

agricultores que teve acesso ao credito no Estado situava-se em torno 

de 20% em 1975, passando para 32% em 1980 (FIBGE - Censos Agro- 

pecuarios). 

Como houve um vies em termos de disponibilidade tecnologica, 

era de se esperar um certo vies tambem na distribui9ao do credito rural, 

ja que este estava, em grande parte, vinculado a doa9ao do "pacote tec- 

nologico" Neste sentido, a Tabela 4 evidencia a altfssim^ concentra9ao 

do credito e, portanto, dos subsfdios nos produtos soja e trigo, que se 
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comstituiram no carro-chefe da modernizagao do Cehtro-Sul do pais e, 

fUndamentalmente, do Estado do Parana. 

TABELA 3 

VALOBES REAIS1 DO CR^DITO DESTINADO A ATIVIDADE AGRICOLA 

t>0 BRASIL E DO PARANA, TAXAS REAIS DE JUROS E VALORES DOS 

SUBSiDIOS DESHNADOS A ATIVIDADE AGRICOLA PARANAENSE. 

PERlOD01973-85. 

(Miihoes de Cr$ de 1985) 

Cred. Rural ^ Ativ. Agric. Subsidies Valor 

Anos   TaxaRealde Atlv.Agri. Prod. Agric. A/B 

Brasil Parang 

(A) 

Juros2 Parana 

(B) 

Parang 

1973 32.843,2 6.790,1 -2.9 196,9 

1974 41.753,7 8.903,8 -17,6 1.567,1 15.659,7 56,9 

1975 59.613,2 12.975,7 -14,4 1.868,4 16.897,2 76,8 

1976 61.806,7 13.038,2 -24,3 3.168,3 12.878,4 101,2 

1977 60.192,7 12.208,6 -19,9 2.492,5 18.258,2 66,9 

1978 57.538.2 10.633,7 -18,3 1.946,0 12.452,3 85,4 

1979 71.259,7 13.581,5 -33,4 4.536,2 12.978,8 104,6 

1980 76.186,3 13.101,8 -42,9 5.620,7 15.369,6 85,2 

1981 69.461,1 12.242,9 -28,0 3.428,0 15.747,8 77,7 

1982 67.214,7 12.052,2 -30,0 3.615,7 11.717,0 102,9 

1983 51.248,4 8.839,8 -23,0 2.033,2 12.004,0 73,6 

1984 32.204,1 6.217,4 -5,0 310,9 13.927,8 44,6 

1985 47.347,3 8.720,4 -2,0 174,4 17.570,2 49,6 

Notas: (1) Valores corrigidos a pregos de 1985 com base na coluna 2 do IGP-FGV. 
(Base: 1965-67 = 100). 
(2) Os valores correspondentes aos anos 1973-80 foram calculados a partir de 
dados apresentados por NOBREGA (1981, p. 10); para os anos de 1981-85 
veja REZENDE (1987, p. 146-147). F6rmula utilizada r = (i - t)/(i +1), onde: r = 

? ?:• taxa real de juros; i = taxa nominal de Juros et = taxa de inflagao. 
Fonte: Banco Central do BrasH - Anudrio Estatistico de Cred'rto Rural (1973-85) e FIBGE 

Produgao agrfcola municipal (1974-85). 
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TABELA 4 

PARTICIPAQAO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGRICOLAS NO 

CREDIT© DE CUSTEIO1 DESTINADO AO PARANA. PERIODO 1973-85. 

(Em%) 

Ano 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
) 

Produtos 

Arroz 2.4 4.2 6.0 3.4 2.0 1.9 1.5 1.4 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 

Feijao 2.4 0.9 0.5 0.6 1.9 1.6 1.4 3.5 5.6 3.4 2.8 3.4 3.7 

Mandioca 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.6 0.6 

Mllho 8.9 7.2 8.8 7.9 5.1 7.1 7.3 10.6 15.3 12.1 11.2 10.6 17.2 

Algodao 7.4 9.7 4.8 7.6 7.4 6.5 7.9 7.9 12.2 14.1 9.5 17.8 12.1 

Cafe 34.2 29.9 13.7 13.2 14.2 6.2 16.4 16.4 5.3 10.8 8.3 5.7 4.0 

Soja 25.6 27.1 34.6 34.4 34.6 32.4 31.0 26.6 26.2 27.3 35.5 30.1 34.9 
Trlgo 4.9 13.2 21.9 24.6 22.8 27.5 20.1 19.5 15.0 10.9 11.2 14.3 18.6 

OUtros 14.0 7.8 9.7 8.1 11.8 16.6 14.2 13.9 19.1 20.0 20.1 16.5 7.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.Q 100.0 100.0 

Notas: (1) O credrto rural divide-se em tres modalidades: custeio, comercializagao e 
investimento. A participagao de cada uma destas modalidades do credlto 
destinado a agropecuaria paranaense foi, respectivamente, a seguinte: 46%, 
30% e 24% na safra 74/75; 63%, 28% e 9% na safra 79/80; e 70%, 23% e 7% 
na safra 84/85. Houve, assim, um significative aumento na participagao da 
modalidade custeio, em detrimento das demais, em especial investimento. 
(2) Esta linha inclui os creditos repassados pelas cooperativas do Parana. 
Como estas estao fundamentalmente ligadas aos produtos cafe, soja e trigo e 
provavel que os percentuais referentes a participagao no credito associados a 
estes produtos encontrem-se subestimados. 

Fonte: Banco Central do Brasil. Anuario Estatistico de Credito Rural, 1973-85. 

Analisando os dados da Tabela 4 e possivel inferir que no penodo 

de crescentes subsidios (1975-80) o credito de custeio agricola concen- 

t^ava-se, fundamentalmente, no binomio soja/trigo, cuja participa^ao si- 

ti^ava-se acima de 60%. A partir de 1980 houve uma descentraliza^ao 

dp credito, aumentando de forma significativa a participa^ao de outros 

produtos como feijao, mandioca, milho e algodao, caindo, por outro 

lado, a participa^ao do arroz e do cafe, alem da soja e trigo. 

Resumindo, a analise da polftica de credito de custeio do Parana 

teva a identificar dois aspectos extremamente importantes ocorridos no 

penodo pds-moderniza^ao, quais sejam: primeiro, a significativa des- 

centralizaqao do credito em nivel de produtos e, segundo, a grande re- 
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du9ao no volume de crddito, tendo os subsfdios sido drasticamente re- 

duzidos a partir dc 1984. Isto significa que a partir do infcio dos anos 

80 a agricultura paranaense entrou em uma situa9ao de maior realism© 

economico k medida que os beneficios institucionais sofreram, por um 

lado, grande redu9ao e, por outro, passaram a scr melhor distribufdos. 

2,2. Polltica de Garantla dc Precos Minimos (PGPM) 

O objetivo principal dessa polftica era a sustenta9ao da renda dos 

produtores. Isto se daria por mecanismos que levavam a redu9ao das in- 

certezas dc pre9os atraves da compra de excedentes e da concessao de 

cr&litos para a estocagem na entressafra, Paralelamente, a polftica ser- 

viria para influir nas decisoes de plantio a fim de orientar a produ9ao. 

Acontece que esses objctivos nao foram aIcan9ados a medida que a 

maior parcela de seus recursos foram destinados a outros fins e tambem 

devido a erros na aplica9ao da polftica. 

Um dos exemplos desses erros e apontado por Smith (1969) que 

detecta que ate 1966 os pre9os mfnimos eram estipulados de forma im- 

provisada, flxando pre90s mfnimos relativamente elevados apos safras 

reduzidas, refor9ando os estfmulos ja fomecidos pelo mercado, e pre9os 

mfnimos reduzidos apos safras abundantes, desestimulando a produ9ao 

ainda mais do que ela ja estava pelos pre90s do mercado. Ou seja, a po- 

lftica de pre9os mfnimos, ao inv6s de trabalhar pelo seu objetivo, refor- 

9ava a natureza cfclica dos pre9os agrfcolas. 

Outro aspecto que evidenciou o nao alcance dos objetivos da polf-. 

tica de pre90S mfnimos, e que foi estudado por varios autores ^ foi a 

sua incapacidade de influenciar o plantio, orientando a produ9ao. Os 

estudos demonstram que at6 1981 os pre9os mfnimos, para a maioria 

dos produtos e dos anos analisados, se situavam abaixo dos custos me- 

dios de produ9ao. Assim, os pre9os mfnimos nao eram fator relevante 

na decisao dos agricultores em rela9ao ao que, quanto e quando plantar. 

No que tange aos recursos, as modifica95es mais importantes que 

caracterizaram o desvirtuamento da polftica foram feitas pelo Decreto 

n® 53.991 de 07.12.65, atrav6s do qual procurou-se ajusta-la a novos in- 

(3) Podera ser mencionados: MUELLER (1988)» DAVID & RIBEIRO (1986). DELOADO (1978). 
SMITH (1978) e MOLLO (1983). 
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teresses, promovendo, entre outras, as seguintes altera96es: as agroin- 

dustrias e cxportadores foram permanentemente inclufdos como benefi- 

ciarios do programa e eliminou-se a obrigatoriedade da venda dos 

produtos ao governo pelo pre90 mfnimo (DURAN, 1977). 

Com estas modifica96es, os recursos subsidiados, associados a 

esta polftica, passaram gradativamente a ser utilizados como linha de 

capital de giro por parte das cooperativas e industrias processadoras e 

exportadoras, bcneficiando, fundamentalmentc, os produtos de maior 

integra9ao comercial. 

Neste sentido, Liebhardt (1982) apresenta dados que evidenciam 

a concentra9ao dos recursos de EGF's por mutuario e produtos. Consi- 

derando a regiao Centro-Sul, na safra 1978/79, 50,7% destes recursos 

foram destinados as agroindustrias, comercio e outros, 32,3% as coope- 

rativas de produtores rurais e apenas 17,0% para os produtores indivi- 

duais. Em nfvel de produto, a concentra9ao apresentou-se bastante 

acentuada, ou seja, considerando a mesma regiao e safra a soja foi con- 

templada com 39,0% dos recursos de EGF's, o algodao com 27,1% e 

milho com 8,7%. Assim, estes tres produtos, que sao importantes mate- 

rias-primas industriais, e os dois primeiros, mais voltados para o mer- 

cado extemo, foram contemplados com 74,8% dos recursos destinados 

a EGF's na safra 1978/79. 

Refor9ando as coloca9oes acima, Menezes et alii (1981), referin- 

do-se aos EGF's destinados a soja, afirmam que este instrumento e lar- 

gamente utilizado pelos grandes produtores, pelas cooperativas e pelas 

industrias processadoras da leguminosa, os quais veem nele uma conve- 

niente fonte altemativa para financiar seus estoques de comercializa9ao. 

Com as altera9oes introduzidas na PGPM a partir da safra 

1981/82, quando os pre9os mfnimos passaram a ser corrigidos de acor- 

do com a infla9ao do perfodo, el a passou por uma nova fase a medida 

que os pre9os reais de varios produtos sofreram um significative acres- 

cimo, compensando, pelo menos em parte, a retirada dos subsfdios do 

cr^dito. Os dados trabalhados pelo IEA (1988) confirmam esse cresci- 

mento para varios produtos no pcrfodo 1980-85. Tomaram os pre9os 

mfnimos de 79/80 igual a 100 e chegaram as seguintes medias de pre- 
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90s reals para o perfodo: arroz de sequeiro 105, feijao (la safra) 133, 

mandioca 131, milho 126, algodao 113 e soja 73. 

Esse crescimento dos pre9os mfnimos (exceto da soja) resultou 

cm grandes volumes de aquisi9oes por parte do govemo federal, espe- 

cialmente nos anos de 1982 e de 1985, quando estas aquisi96es repre- 

sentaram os seguintes percentuais da produ9ao nos dois anos, 

respectivamente: feijao 36% e 24%; milho 16% de 13%; algodao 10% e 

51%; arroz 8% c 18%; c ate a soja com 12% em 1985. Possivelmente 

este ano tenha sido o primeiro em que houve AGF para a soja, muito 

embora seja este o produto mais beneflciado por EGF durante todo o 

perlodo de credito altamente subsidiado, ou seja, ate 1983 (IEA, 1988). 

O impacto da PGPM sobre a produ9ao agrlcola do Parana 6 signi- 

ficativo, pois o Estado e grande produtor de milho, algodao e soja, que 

sao produtos que tern se beneficiado largamente dessa poh'tica, espe- 

cialmente a soja. Em 1983, por exemplo, o Parana participou com 20% 

dos recursos de EGF e 32% do AGF e, em 1984, estes percentuais fo- 

ram de 28% e 14%, respectivamente, 

A guisa de conclusao poder-se-ia afirmar que, com as altera96es 

introduzidas em 1981, a polftica de pre90s mfnimos aproxima-se mais' 

de seu objetivo exph'cito que e o de sustentar a renda dos produtores ru- 

rais passando a ter um significative impacto na renda dos produtores e 

na produ9ao. Por outro lado, a maior parte de seus recursos continua se 

destinando ao capital de giro dos agentes envolvidos no processamento 

e exporta9ao de produtos agncolas, concentrando-se fundamentalmente 

nos produtos soja, algodao e milho. Outro aspecto importante a ser des- 

tacado e que a redu9ao do volume de recursos destinado a PGPM foi 

maior que a verificada no credito rural como um todo. Isto porque, 

como foi visto anteriormente, cai significativamente a participagao da 

modalidade comercializa9ao no total de credito. 

2.3. Analise do Desempenho da Agricultura Paranaense 

A analise do desempenho dos diferentes produtos sera feita, fun- 

damentalmente, a partir de dois indicadores: a evolu9ao do rendimento 

medio por ha e a evolu9ao dos pre9os. 
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23A. Dcscsnpcnho cm Tcrmos de Rcndimcnlo por ha 

A escolha do rendimento medio por ha como um indicador do de- 

sempenho da agricultura paranaense nos ultimos anos se deve ao fato 

de que ele esta associado a todo o esfor^o de modemiza9ao, tanto no 

sentido de gera9ao e adapta9ao, como no de simples ado9ao de novas 

t^cnicas. 

As tentativas de quantifica9ao da pesquisa agricola no Brasil va- 

lem-se do ndmero de artigos t£cnico-cientfficos produzidos pelas insti- 

tui9oes publicas. Um estudo que procura medir o esfor9o de pesquisa a 

partir do numero de artigos tecnico-cientfficos publicados mostra que 

para os novc principals produtos ^ da agricultura brasileira, no perfo- 

do 1970-77, foram publicados 1.452 artigos. Deste total, a soja foi con- 

templada com 189 ou 13% dos trabalhos publicados, o trigo com 207 

ou 14% do total, colocando-se abaixo apenas do caf6, que contou com 

457 artigos ou 31% do total (SILVA et alii, 1979.) Ha evidencias de 

que, em rela9ao a soja, boa parte dos trabalhos desenvolvidos no Brasil 

sejam apenas testes de adapta9ao, ja que a tecnologia para o produto 

encontrava-se disponfvel no mercado intemacional e a sua importa9ao 

foi altamente significativa. Neste sentido, Cruz (1985, p. 28) afirma 

que "as variedades americanas (Bragg, Devis e outras) estdo espalha- 

das por to da regido Sul". 

Em nfvel do Estado do Parana, ha evidencias de que o esfor9o de 

pesquisa agropecuaria no perfodo recente (1975-88) por parte das duas 

principais institui9oes publicas se concentrou nos produtos soja, trigo e 

milho. Uma destas institui95es se dedica, fundamentalmente, a soja 

(Centro Nacional de Pesquisa da Soja - EMBRAPA) e a outra (IAPAR) 

teve o seu esfor90 bastante concentrado nos produtos trigo e milho (Ca- 

tdlogo de Publica9oes do IAPAR e Ficha de Controle de Publica95es do 

CNPSo). 

Monteiro (1985), estudando a gera9ao de tecnologia e a a9ao dos 

grupos de interesse, agrupa os produtos em termos de disponibilidade 

tecnologica: alguns, que dispoem de melhor tecnologia, como 6 o caso 

do cafd, cana-de-a9dcar, soja e algodao no Ccntro-Sul; cm um nivel in- 

termediario encontram-se batata-inglesa, milho e arroz; e, por ultimo. 

(4) Os produtos oonsiderados foram: amxz, fdjio, raandioca, milho, algodSo, caf£, cana-de^kar, soja c triga 
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caracterizados por baixo nfvel tecnologico, encontram.-se feijao,' nfian- 

dioca e algodao nordestino. 

Pereira (1988a) demonstfa que, tanto em nlvel do esfor^o de pes- 

quisa por parte das institui^oea publicas, quanto na ado^ao do "pacpte 

tecnoldgico" os produtos estudados podem ser divididos em dois gru- 

pos: um que foi historicamente discriminado e outro que foi beneficia- 

do. No primeiro incluem-se os produtos arroz de sequeiro, feijao e 

mandioca, que se caracterizam como produtos destinados ao mercado 

intemo, basicos para a alimenta9ao humana e com elasticidades-renda 

baixa e negativas c, no segundo, incluem-se os produtos milho, algo- 

dao, caf6, soja c trigo (sendo os tres ultimos os mais beneficiados), que 

se caracterizam como importantes mat6rias-primas agroindustriais, de 

grande aceita9ao no mercado intemo e extemo (ressalvando-se o trigo, 

que se destina apenas ao mercado interno) e com elasticidades^renda 

bem superiores as dos produtos do primeiro grupo. Desta forma, e de se 

esperar um desempenho bem melhor por parte dos produtos do segundo 

grupo, em especial do caf6, soja e trigo. 

Os dados da Tabela 5 mostram que os ganhos de rendimentos 

para os produtos do primeiro grupo praticamente inexistiram no penodo- 

1974-85. As taxas de crescimento dos rendimentos do arroz e mandioca 

nao foram significativamente diferentes de zero, alem do primeiro estar 

associado a uma alta taxa de instabilidade, ou seja, a um coeficiente de 

varia9ao de 25,5%, o terceiro mais alto entre os produtos analisados. O 

feijao, embora tenha apresentado taxa de crescimento estatisticamente 

diferente de zero, esta foi negative (-3,5%). 

A discrimina9ao destes produtos por parte das poh'ticas institucio- 

nais resultou, em nfvel do Estado do Parana, no abandon© destas cultu- 

ras por parte dos produtores mais competentes. O arroz e feijao 

perderam significativas areas cm todo o perfodo e, por outro lado, espe- 

cialmente o feijao, foi deslocado para dreas de qualidade inferior, .o que 

explica, pelo menos em parte, o seu rendimento negative. 

Os produtos do segundo grupo tiveram um desempenho bem me- 

lhor, em especial o milho, algodao e trigo. Os dois primeiros apresenta- 

ram taxas positives de crescimento de rendimentos (para o milho esta 

nao foi estatiticamente diferente de zero), e coeficientes de varia9ao re- 
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l^tivamente baixos em reia^o aos demais. Estes foram os unicos pro- 

dutos na agricultura paranaense que passaram por grande cxpansao de 

aieas e quantidade produzida a partir do final dos anos 70. O trigo apre- 

sentou alta taxa de crescimento de rendimentos (5,5%); contudo, esta 

esta associada a uma alta instabilidade, com um coeficiente de varia^ao de 

30,5%, ficando abaixo apenas do cafe. 

TABELA5 

INDICE DE RENDIMENTO POR HECTARE DOS PRINCIPAIS PRODUTOS 

OA AGRICULTURA DO PARANA, TAXA DE CRESCIMENTO^ E 

COEFICIENTE DE VARIAQAO® REFERENTES A VARIOS PRODUTOS. 

PERIODO 1974-86. 

Ai^os Arroz Feijao Mandioca Milho Algodao Cafe So] a Trigo 
' " f 

M§dia 73-75 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1076 117.5 101.2 88.8 119.9 104.3 12.1 112.2 90.9 

1077 107.7 100.7 86.2X 116.8 96.6 33.9 111.0 87.8 

1078 36.8 96.4 85.3 69.7 71.9 90.8 69.7 76.2 

1979 59.4 95.4 87.9 106.9 110.1 36.9 88.8 107.3 

1960 109.6 80.2 96.3 137.7 113.0 51.0 116.4 91.6 

1981 120.5 94.7 91.5 134.8 128.0 130.2 114.2 114.0 

1982 84.4 107.3 95.2 129.6 134.7 58.3 103.9 85.2 

1083 114.2 70.2 96.6 115.5 106.5 136.1 110.9 116.0 

1984 82.8 91.6 95.8 119.9 127.9 110.2 98.3 128.1 

1085 99.3 97.6 98.0 135.2 129.2 133.9 104.4 199.3 

1986 98.7 48.3 96.7 102.5 124.7 67.9 77.4 148.1 

Taxa de 

Cresc.(%) 1,2 -3.5 0.7 1.6 3.2 10.5 -0.5 5.5 

Signiflcancia 

a10% Nao Sim Nao Nao Sim Sim Nao Sim 

Cpef. de 

Variagao (%) 26.5 18.3 5.4 16.6 16.0 53.3 14.8 30.5 

fjotas: (1) Taxa de crescimento percentual (P), foi estimada a partir da Fun9ao Yi = a 
e^.Ui, onde ; Yi = indice de rendimentos anuais dos principals produtos da 
agricultura do Parana, em t/ha; e ti = tempo, em ano. 

(2) Coeficiente de variaQao = — • 100, onde: 6x = desvlo padrao de x e x = 
media de X. X 

fonte: FIBGE - Anuario Estatistico do Brasil - Varies anos. 
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O cafe apresentou uma taxa de crescimento bastante significativa 

(10,5%), ocorrendo isto, entretanto, devido a geada de 1975, que cau- 

sou grande estrago no parque cafeeiro do Estado, jogando os rendimen- 

tos deste produto para nfveis bastante baixos nos anos subseqiientes 

(inlcio do perlodo analisado). Outro aspecto importante € que o produto 

apresentou a mais alta taxa de instabilidade, ou seja, um coeficiente de 

varia9ao de 53,3%. 

A soja, que juntamente com o trigo se constituiu no carro-chefe 

da moderniza^ao da agricultura paranaense, nao apresentou rendimen- 

tos condizentes com o esfor9o recebido, ou seja, a sua taxa de cresci- 

mento de rendimentos foi negativa, embora nao tenha sido 

estatisticamente diferente de zero. 

Finalmente, os dados da Tabela 5 poderao ser melhor caracteriza- 

dos excluindo-se da serie os tres anos em que ocorreram grandes frus- 

tra96es de safras (1978, 1979 e 1986). Tomando-se os demais anos e 

agrupando-os em dois subpenodos (1975-80 e 1981-85), ao se compa- 

rar as medias dos rendimentos por ha observa-se entre eles os seguintes 

resultados: para os produtos do primeiro grupo o rendimento medio por 

ha reduziu-se em (-7,8%) para o arroz, em (-3,4%) para o feijao e au- 

mentou em 2,8% para a mandioca; para os produtos do segundo grupo 

ocorreram aumentos de 7,1% para o milho, de 21,1% para o algodao, de 

130,6% para o cafe, de 38,8% para o trigo e redu9ao para a soja (-3,3%). 

Em resumo, a analise do rendimento medio por ha, associado ao 

esfor9o de pesquisa, demonstra que os produtos que obtiveram os me.- 

Ihores desempenhos foram, em ordem decrescente, excluindo o cafe: o 

trigo, o algodao e o milho; por outro lado, os que tiveram os piores de- 

sempenhos foram: o arroz, a soja e o feijao. Dois produtos merecem 

destaque nesses resultados: a soja, por nao ter apresentado rendimentos 

condizetites com o grande esfor90 de pesquisa recebido (vale ressaltar, 

no entanto, que este produto ja era cultivado com um nfvel tecnologico 

mais elevado que os demais produtos no imcio do pen'odo em estudo); 

o trigo, que inicialmente se viabilizava somente por ser uma atividade 

complementar aos cultivos de verao, mas que, fruto de um substancial 

ayan9o tecnologico, tern conseguido ganhos significativos em seu ren- 

dimento medio por ha. 
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2.3.2. Comportamcnto dos Precos em Nivel de Produlores 

O comportamcnto dos pre^os dos varies produtos agncolas no pe- 

rfodo estudado pode ser observado na Tabela 6, que evidencia uma que- 

da nos pre90s medios recebidos pelos agricultores paranaenses. 

Dividindo-se os produtos em dois grupos, como procedido no item an- 

terior, incluindo-se no primeiro grupo o arroz de sequeiro, feijao e 

mandioca e, no segundo, o milho, algodao, cafe, soja e trigo, ambos 

com as caracterfsticas especfficas citadas anteriormente, verifica-se que 

entre os produtos do primeiro grupo o arroz e a mandioca apresentaram 

taxas de crescimento de pre9os negativas (-2,6% e -16,3%, respectiva- 

mente), enquanto para o feijao esta taxa apresentou-se estagnada, ou 

seja, nao diferente de zero ao m'vel de 10% de significancia. Cabe tam- 

bem destacar que a mandioca apresentou o maior coeficiente de varia- 

9ao de pre90s (81,4%) e o feijao o terceiro maior (29,5%), o que evidencia 

um comportamento muito instavel dos pre9os destes produtos. 

Entre os produtos do segundo grupo, o milho, algodao e soja 

apresentaram taxas de crescimento de pre90s negativas (-0,3%, -3,0% e 

-2,7%, respectivamente), enquanto para o cafe e trigo esta taxa apresen- 

tou-se estagnada, ou seja, nao diferente de zero ao nfvel de 10% de sig- 

nificancia. Um aspecto importante a ser observado e que, com exce9ao 

do cafe, o coeficiente de varia9ao de pre90s apresenta-se inferior para 

os produtos do segundo grupo, evidenciando um comportamento mais 

estavel de pre90s destes produtos e, portanto, menores riscos para os 

produtores destes. 

A explica9ao para a redu9ao de pre9os verificada pode, em parte, 

ser encontrada no comportamento do mercado internacional e intemo, 

este mais fortemente influenciado pela politica comercial brasileira du- 

rante o pen'odo estudado. 

Em rela9ao ao primeiro, as estatisticas intemacionais indicam 

uma clara tendencia de redu9ao de pre9os das "commodities" neste mer- 

cado devido ao acumulo de estoques a partir de meados dos anos 70. 

Para se ter uma ideia, os estoques de graos, considerando a produ9ao 

mundial, cresceram a uma taxa media anual de (-3,6%) no pen'odo 

1971-75, 5,6% em 1976-80 e 10,8% em 1981-85. Por outro lado, as ta- 

xas de importa96es de graos por parte da Comunidade Economica Euro- 
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peia que eram historicamente positivas, tornaram-se negativas a partir 

de meados dos anos 70. Esta tendencia tambem se verifica em rela^o 

aos Estados Unidos, s6 que, neste caso, as taxas tornaram-se negativas 

apenas a partir do inicio dos anos 80 e a redu^ao nao foi tao significati- 

va quanto no primeiro (U.S.D.A., apud MANOEL & BARROS, 1987). 

TABELA 6 

Indice de preqos medios anuais reais(1) recebidos pelos 

AGRICULTORES PARANAENSES, TAXA DE CRESCIMENTO(2> E 

COEFICIENTE DE VARIAgAO(3) REFERENTES A VARIOS PRODUTOS. 

PARANA 1975-86 

Anos Arroz Feijao Mandioca Milho Algodao Cafe Soja Trigo 

M6dia 73-75 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1976 70,5 137,1 253,3 93,5 124,0 198,0 80,4 96,7 

1977 62,5 96,1 325,6 74,7 111,4 241,1 83,7 96,0 

1978 89,3 67,2 280,6 102,2 100,8 158,1 79,6 95,2 

1979 94,0 73,8 197,6 101,7 101,8 128,9 89,7 84,8 

1980 90,6 143,0 90,4 108,6 91,4 110,2 73,2 78,1 

1981 65,5 134,3 70,4 90,5 88,8 73,4 62,9 88,9 

1982 76,8 64,2 51,4 72,6 76,0 73,6 59,1 83,3 

1983 75,3 89,3 35,3 112,6 94,4 62,1 91,6 81,4 

1984 61,5 111,1 49,6 91,5 108,7 73,4 83,4 80,7 

1985 65,4 71,5 50,1 87,3 70,7 110,8 67,5 102,4 

1986 64,9 75,5 45,0 91,8 81,6 232,1 60,8 101,0 

Taxa de 

Cresc.(%) -2.6 -2,4 -16,3 -0,3 -3,0 -3.9 -2.7 -0,5 

SignificSncia 

a 10% Sim Nao Sim Sim Sim Nao Sim Nao 

Coeficiente de 

Variagao (%) 17,9 29,5 81,4 12,9 16,0 48,6 16,9 9.7 

Notas: (1) Corrigidos com base na coluna 2 do IGP-FGV (Base: 1965-67 = 100). 
(2) A taxa de crescimento percentual (p) foi estimada a partir da fungao Yi = a 
e .ui, onde: Yi = fndice de pregos medios anuais recebidos pelos agricultores 
do Paran6 e Cr$/t e ti = tempo, em ano. 

(3) Coeficiente de variagao = ^ 100. onde 6x = desvio padrao de x e x = 
media de x. 

Fonte: FGV. Pregos recebidos pelos agricultores. Varios anos. 
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No concemente ao comportamento do mercado intemo, o aumen- 

to nos estoques nao se deu tal qual o ocorrido no mercado intemacio- 

nal. Analisando os dados referentes k produgao por habitantes no 

Brasil, no perfodo 1977-84, Melo (1985, p. 36) afirma que "dos de- 

zesseis produtos vegetais incluidos na andlise, entre os quais alimentos 

de mercado intemo, exportdveis e cana-de-agucar (esta principalmente 

para fins energdticos), apenas quatro mostraram taxas positivas de 

crescimento anual do produto por habitante, a saber, cebola, cacau, la- 

ranja e cana-de-agucar. Outros oito produtos, arroz, feijdo, milho, to- 

mate, algoddo, cafd, fumo e soja, ficaram com seus nfveis de produgdo 

por habitante estagnados durante 1977-84. Finalmente, quatro produ- 

tos, batata, mandioca, amendoim e mamona, apresentaram significati- 

vas redugdes em seus niveis de produgdo por habitante no periodo 

1977-84" 

Assim, se no mercado internacional passa a haver um excesso de 

estoques a partir de meados dos anos 70, no mercado intemo a produ- 

9ao por habitantes mostrou-se estagnada para os produtos arroz e feijao 

e decrescente para a mandioca. Nesta situa9ao, era de se esperar um 

melhor desempenho dos pre9os dos produtos do primeiro grupo? 

A resposta poderia ser positiva; entretanto, cabe ressaltar que o 

comportamento dos pre90s dos produtos agricolas nao depende apenas 

das for9as de mercado. possfvel que a politica comercial brasileira 

implementada a partir do final dos anos 60, que impunha algumas res- 

tri96es aos produtos agricolas, tais como: tabelamento de pre9os dos 

produtos basicos para o mercado intemo, taxa9ao das exporta96es em 

graos e incentives a exporta9ao de produtos processados, tenha tido sig- 

nificative impacto no sentido de impedir um melhor desempenho nos 

pre9os em nfvel de produtores agricolas, Nesse mesmo sentido colabo- 

rou a recessao economica e a conseqiiente compressao dos salarios, em 

especial dos mais baixos, os quais tern significativo impacto na deman- 

da destes produtos. 

(5) Como nao se dispoe dos dados referentes as taxas de crescimento de estoques de graos no Brasil, 
apresentam-se os dados de "produyao por habitantes no Brasil" como proxy dos dados "estoques de 
graos no Brasil". 
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Por ultimo, cabe ressaltar que algumas commodities^ como algo- 

dao e soja, passaram por grande aumento de pre9os em 1973. Assim, 

embora estes pre9os apresentem um decHnio nos anos seguintes, o pe- 

rfodo 1973-75, tornado como base para construir os indices de pre9os 

mddios (Tabela 6), situa-se em um patamar elevado, o que explica em 

parte os resultados desfavoraveis encontrados. 

Em sintese, da andlise do comportamento dos pre9os em nivel dos 

produtores paranaenses 6 possivel chegar as seguintes observa96es: a) 

houve queda de pre90s para todos os produtos; b) excluindo a mandio- 

ca, a queda das taxas de crescimento dos pre9os dos produtos dos dois 

grupos foi bastante equilibrada, o que significa que o comportamento 

dos pre9os explica muito pouco das mudan9as ocorridas na composi9ao 

da produ9ao agrfcola do Estado; c) no segundo grupo, excluindo o cafe, 

os produtos apresentaram coeficientes de varia9ao de pre9os menores 

que os do primeiro grupo, o que significa que os produtos mais relacio- 

nados ao comportamento do mercado intemacional apresentaram pre90s 

relativamente mais estaveis, ou seja, estiveram associados a menores ta- 

xas de riscos para os produtores. 

Conclusao 

A composi9ao da produ9ao agrfcola paranaense passou por signi- 

ficativas modifica96es de tendencias entre os dois sistemas estudados: 

Si, que abrange o perfodo 1975-80, e no qual se conclui o ciclo de mo- 

demiza9ao tecnologica da agropecuaria do Parana e, S2, que abrange o 

perfodo 1981-85 e que se considera como de p6s-moderniza9ao. Estas 

modifica96es refletem-se na grande expansao das areas de soja, obser- 

vando-se em Si o deslocamento de importantes produtos agrfcolas 

como cafe, arroz, milho, feijao, algodao, amendoim e mandioca e, pre- 

senciando-se. em S2 uma nova situa9ao onde a soja perde significativas 

areas, sendo deslocada pelos produtos milho e algodao, entre outros. 

O trigo, embora nao conste dos sistemas de produ9ao acima, ja 

que nao concorre em termos de areas com os produtos de verao, foi o 

que, ao lado da soja, passou por grande expansao de area no primeiro 

perfodo e grande redu9ao no segundo. 
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Os produtos que passaram por grande expansao de areas no perfo- 

do - soja e trigo - o fizeram associados a vultosos beneffcios inslitucio- 

nais jd que eles foram os mais favorecidos pelas polfticas institucionais, 

particularmente a de credito rural, cujos beneffcios concentraram-se 

fundamentalmente nestes dois produtos. Neste perfodo, os recursos para 

o crddito foram substanciais e os subsfdios allfssimos. Estes produtos 

chegaram a participar, em alguns anos, com mais de 60% do total do 

credito e, portanto, dos subsfdios. 

Por outro lado, a analise demonstrou que a soja e o trigo nao tive- 

ram um bom desempenho neste primeiro perfodo, quer em termos de 

pre90s aos produtores, quer em termos de rendimentos por ha, o que 

leva a conclusao de que a sua expansao se deu, fundamentalmente, a 

partir das vantagens artificials criadas pelas polfticas institucionais (es- 

pecialmente o credito rural) que, provavelmente, retiraram as "vanta- 

gens comparativas" dos diversos produtos agrfcolas do Estado. 

No segundo perfodo ocorre melhor distribui9ao dos beneffcios 

institucionais entre os diferentes produtos, bem como grande redu9ao 

destes, dada a acentuada diminui9ao no volume de credito e, principal- 

mente dos subsfdios, que foram praticamente eliminados a partir de 

1984. Concomitantemente, ocorre significativa mudan9a na composi9ao 

agrfcola e no crescimento da produ9ao paranaense e que, considerando 

os oito produtos estudados (os mais importantes), apresentam os se- 

guintes resultados: a quantidade media produzida nos anos 1979-80 foi 

de 13,6 milhoes de toneladas; a media de 1982-83 foi de 13,8 milhoes 

de toneladas; e a media de 1984-85 foi de 15,5 milh5es de toneladas 

(FIBGE - Produ9ao Agrfcola Municipal). Portanto, a produ9ao nos anos 

de maior montante de subsfdios (1979-80) foi menor do que aquela conse- 

guida nos anos em que estes foram drasticamente reduzidos (1984-85). 

Outra implica9ao da redu9ao do montante de credito e do nfvel de 

subsfdios no segundo perfodo e a diversifica9ao da produ9ao. A neces- 

sidade de se utilizar recursos proprios para produzir, aliada a uma redu- 

9ao dos pre9os de todos os produtos em nfvel de produtor, elevou 

consideravelmente o peso da variavel riscos. A diversifica9ao produtiva 

surge nestes contexto como uma altemativa a redu9ao de riscos, espe- 

cialmente a partir do momento em que o milho c o algodao recuperam 

vantagens comparativas na atividade agrfcola paranaense. 
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A diversifica^ao agricola se viabiliza tamb&n em face das condi- 

gdes de excesso de estoques que prevalecem no mercado internacional, 

principalmente a partir do inicio dos anos 80, e do conseqiiente cresci- 

mento da importancia do mercado interno. Como existe ainda um amplo 

mercado interno potencial (a ser integrado), a atividade agricola poder^ 

crescer muito nesta diregao, desde que a questao distributiva, em espe- 

cial, nao impe^a ganhos reais de salaries, o que poderia permitir melho- 

res remunera^oes em nfvel de produtores. 

Finalmente, o periodo pds-modernizagao marca uma nova etapa 

da agricultura brasileira e paranaense, onde os desperdicios a partir da 

disponibilidade de recursos altamente subsidiados, implicando altissi- 

mos custos economicos e sociais, ja nao terao mais lugar. Nesta nova 

etapa, a interven^ao do Estado vem sendo significativamente reduzida e 

a agricultura aproxima-se de um maior realismo economico, onde a 

busca de eficiencia e a redu^ao dos riscos por parte dos produtores sera 

indispensavel a acumula^ao, bem como para a sua propria sobrevivencia. 
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