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INTRODUCAO 

A EMBRAPA tern por o b j e t i v o g e r a l r e a l i z a r pesqui. 

sas direcionadas ao desenvolvimento do setor a g r i c o l a de t o 

do Pais. £ um orgao vinculado ao M i n i s t e r i o da A g r i c u l t u r a e 

e composto de diversos centros que por sua vez sao d i s t r i b u i -

dos por todo o t e r r i t o r i o , cada um com o b j e t i v o s e s p e c i f i c o s . 

0 CNPA (Centro Nacional de Pesquisa do Algodao) no 

qual este estagio f o i r e a l i z a d o tern como o b j e t i v o e s p e c l f i c o , 

r e a l i z a r pesquisas relacionadas com a c u l t u r a algodoeira. Pa 

ra alcangar t a i s o b j e t i v o s , sao realizadas pesquisas ex p e r i -

mentais, analises de solos, estudos de combate as pragas e 

outras atividades que visam uma melhor atengao na c o t o n i 

c u l t u r a . 

As analises economicas f e i t a s por economistas a g r i 

colas do CNPA envolvem produgao, pregos e produtividades e 

seu comportamento atraves do tempo, indicando solugoes para 

os problemas e auxiliando,portanto, as tomadas de decisoes gover 

namentais. 

0 e s t a g i a r i o de Economia Rural no CNPA, durante o 

periodo de esta g i o , acompanha as pesquisas realizadas pelo 

Centro e desenvolve os trabalhos determinados por professor e 

orientador tendo acesso a todo m a t e r i a l de que necessitar no 

cumprimento de suas a t i v i d a d e s . 
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APRESENTACAO 

Apresento a Universidade Federal da Paralba, Campus 

I I , Campina Grande, o R e l a t o r i o r e f e r e n t e ao Estagio Supervi-

sionado na area de concentragao em Economia Rural, este rea 

liz a d o no Centro Nacional de Pesquisa do Algodao(CNPA) perten 

cente a Empresa B r a s i l e i r a de Pesquisa Agropecuaria(EMBRAPA). 

O r e f e r i d o R e l a t o r i o d i s c o r r e sobre as atividades 

por mim realizadas e em conclusoes sobre os assuntos a n a l i s a -

dos durante o perlodo de estagio que correspondeu entre 14 

de a b r i l a 07 de agosto de 1987. 
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OBJETIVOS 

0 o b j e t i v o do Estagio Supervisionado e fazer com que 

o aluno de graduagao termine o seu curso com um pouco de conhe 

cimento p r a t i c o das atividades realizadas pelo p r o f e s s i o n a l na 

sua area de atuacao dentro de uma empresa, oportunidade na 

qu a l , o aluno poe em p r a t i c a os conhecimentos t e o r i c o s adquiri. 

dos na Universidade. 

No caso e s p e c l f i c o , e desenvolver um acompanhamento 

c o n j u n t u r a l da p o l l t i c a algodoeira; envolvendo: p o l l t i c a a g r i 

c o l a , c r e d i t o r u r a l , producao, consume e abastecimento, merca-

do de manufaturados t e x t e i s . 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - METODOLOGIA 

A metodologia usada para r e a l i z a r este trabalho f o i 

uma Revisao B i b l i o g r a f i c a em l i v r c - s , r e v i s t a s , j o r n a i s etc , 

que abordem assuntos d e s c r i t o s nos o b j e t i v o s e os conhecimen-

tos academicos sobre os diversos temas que formam um conjunto 

de informagoes e a opiniao pessoal sobre eles. 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UM BREVE HISTORICO DA AGRICULTURA BRASILEIRA 

Com a p o l l t i c a de s u b s t i t u i g a o de importagao adota 

da no periodo pos-guerra, o setor a g r i c o l a f o i praticamente 

esquecido, e os esforgos, por parte das autoridades governa -

mentais concentraram-se com o o b j e t i v o de ampliar o parque 

i n d u s t r i a l do pais por considerar ^ que o crescimento eco 

nomico com base unicamente na exportagao de produtos prima 

r i o s nao poderia se manter e alcangar taxas s a t i s f a t o r i a s . 0 

o b j e t i v o passou a ser de s u b s t i t u i r as importagoes atraves 

de v a r i a s medidas: contrato cambial, c r e d i t o bancario para a 

tender o c a p i t a l de g i r o empresarial, juro s subsidiados, l _ i 

cenga para importagao. Tais medidas tiveram e f e i t o s desastra-

dos para o setor a g r i c o l a exportador; as taxas cambiais exces 

(2) 

sivamente baixas.E ate mesmo as sobretaxas nao cobriam 

a diferenga de modo que os pregos de diversos produtos que e 

ram e podiam ser exportados como o algodao, cacau, l a r a n -

j a , amendoim e outros eram mantidos no mercado i n t e r n o em 

cruzadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i em n i v e i s mais baixos do que deveriam ser se 

nao fosse o c o n t r o l e cambial. Devido a t a l f a t o r houve um de 

sestimulo a produzir e consequentemente o volume exportado de 

t a i s urodutos caiu consideravelmente. Nesse sentido t a l medi^ 

da tornou-se p r e j u d i c i a l aos proprios interesses das aut o r i d a 

des economicas do nosso governo que era a t i n g i r um maior vol u 

me de exportagao. 

Alem dessa p r e j u d i c i a l medida, os produtos agrico -
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las eram s u j e i t o s a uma pressao constante do co n t r o l e de 

pregos, por t e r e f e i t o d i r e t o no processo i n f l a c i o n a r i o . 

Como r e s u l t a n t e dessas medidas o produto r e a l do 

setor a g r i c o l a cresceu em 14 anos ou seja de 1947 a 1961,87% 

e a produgao i n d u s t r i a l , nesse mesmo periodo obteve um c r e s c i 

mento de 262%. 

Mas esse crescimento i n d u s t r i a l , apos se e x a u r i r as 

oo s s i b i l i d a d e s possiveis de s u b s t i t u i r as importagoes, d e c l i -

noii acentuadamente chegando a estagnar em 196 3 ou seja, a t i n -

g i u o ponto zero acompanhado de um i n s u f i c i e n t e crescimento 

no setor a a r i c o l a e uma acelerada i n f l a g a o o que levou o 

empresariado b r a s i l e i r o a s e deparar com uma recessao que, redu 

zindo ainda mais a cauacidade p r o d u t i v a agravou f i n a n c e ^ 

ramente o c a p i t a l empresarial.. 

Com a revolugao de 1964, a p o l l t i c a economica tomou 

novos rumos, bem mais r e a l i s t a , j a que os postos chaves da 

administragao economica do pais passaram as maos firmes de 

economistas, tecnicos p r o f i s s i o n a i s q u a l i f i c a d o s que uniram 

esforgos com o o b j e t i v o de dar aos b r a s i l e i r o s as reformas ba 

sicas para i n i c i a r uma nova fase de desenvolvimento economico 

ou seja dar ao pais uma e s t a b i l i d a d e f i n a n c e i r a e uma paz so 

c i a l aos diversos segmentos da sociedade. 

Como estas medidas nao mostraram e f e i t o s imediatos, 

(4) - -

"por nao serem i n c e n t i v o s de carater i m e d i a t i s t a " so apar-

t i r de 1968 e que se observa um pequeno aumento na renda na 

c i o n a l ; acompanhado de uma s i g n i f i c a t i v a reagao do setor a g r i 

cola que proporcionou ,dada as medidas, aumentos crescentes da 
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da produgao e consequentemente das exportagoes, valendo s a l i -

e n t a r , que f o i a p a r t i r de 1968 que as taxas cambiais passaram 

a t e r n i v e i s mais r e a l i s t a s , e no mercado i n t e r n o observou-se 

que o consumidor domestico, com maior poder a q u i s i t i v o , t o r -

nou-se mais exigente, oor produtos de qualidade. A a g r i c u l t u -

ra f o i tambem, bastante favorecida pela melhoria de i n f r a - e s -

t r u t u r a b r a s i l e i r a , o u s e j a , f e r r o v i a s , rodovias, transportes 

que sao v i t a i s a comercializagao e o setor de comunicagao que 

muito contribuiu para o desenvolvimento como um todo. 

Com o aumento dos pregos do pet r o l e o no mercado i n -

t e r n a c i o n a l , no i n i c i o da decada de 1970, o B r a s i l , como a 

maioria dos paises subdesenvolvidos tiveram sua economia t o -

talmente d i s t o r c i d a ou seja, o balango de pagamento passou a 

apresentar d e f i c i t s devido ao montante de dolares que eram 

destinados a compra de t a l produtos e seus derivados. No caso 

b r a s i l e i r o em 1973 o pe t r o l e o e seus derivados p a r t i c i p a -

vam (em US$), com 12% do t o t a l das importagoes e em 1979 es-

ta c i f r a chegou aos 35%. A balanga comercial anresentou em 

1973 um sado "suoeravit" (em milhoes de US$ ) de 7,0 e em 

1974 um d e f i c i t de US$4,090,3 e em 1979 US$ 1.588. 

Os produtos agropecuarios p a r t i c i p a r a m em 197 3 com 

73% do t o t a l das exportagoes e em 1978 com 55% o que nos mos 

t r a o i n c e n t i v o dado ao setor i n d u s t r i a l deixando o setor a 

g r i c o l a exportador, menos favorecido destacando os produtos : 

soja e cafe que sempre se fizeram presentes na pauta das ex 

portagoes. 

Com a recessao que a t i n g i u o B r a s i l no i n i c i o da 
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decada de 80 precisa^ente nos anos 82/83 fez com que nossa e 

conomia chegasse ao c r l t i c o . A ponto, do aoverno b r a s i l e i r o , 

sem t e r como cumprir com os compromissos, fosse ao FMI, (orgao 

i n t e r n a c i o n a l que tern como f i n a l i d a d e socorrer os palses que 

estao em d i f i c u l d a d e s ) , o que em c o n t r a p a r t i d a submetendo-nos 

a uma p o l l t i c a v i g i a d a de grande austeridade penalizando toda 

economia e em p a r t i c u l a r o setor a g r i c o l a . 

Com o advento da "Nova Republica" como f i c o u conhe-

cido historicamente,um c i v i l assume a presidencia e determina 

novos rumos para o B r a s i l e consegue toda popularidade e con 

fianga do povo b r a s i l e i r o por seus p r o j e t o s ambiciosos, e em 

p a r t i c u l a r para o setor a g r i c o l a , como "um conjunto de d i r e -

t r i z e s para uma p o l l t i c a a g r i c o l a nacional ano 2000; t i t u l o 

de um documento (conjunto de medidas) elaborado pelo M i n i s t e -

r i o da A g r i c u l t u r a - 1986, mas deste documento, que s e r i a o 

novo horizonte e destino do setor a g r i c o l a nada de concreto 

f o i f e i t o e este setor continua desprestigiado. Foram apenas 

meros discursos que em suma o b j e t i v a v a ganhar as eleigoes ma 

j o r i t a r i a s , como de f a t o ocorreu, em todo pais e c o n s t r u i r a 

maioria da Assembleia Nacional C o n s t i t u i n t e para continuar 

com o seu c o n t r o l e sobre os destinos da \ nagao. 

No i n i c i o do ano 1986, com o piano de metas, na sua 

fase i n i c i a l , houve um aumento da demanda i n t e r n a por alimen-

t o s , e cresceram as d i f i c u l d a d e s para o B r a s i l manter supe 

r a v i t s crescentes na balanga comercial a g r i c o l a . 

De Janeiro a setembro de 1986, a p a r t i c i p a g a o dos 
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Drodutos a g r i c o l a s no t o t a l das importagoes f o i de 19,6%, en 

quanto, nos anos de 1983 e 1985 esta p a r t i c i p a g a o f o i de 

16,5%. Nas exportagoes, os produtos a g r i c o l a s que representa-

vam 43,3% da r e c e i t a t o t a l o b t i d a 39% do t o t a l de Janeiro a 

outubro de 1986. 

De 1980 a 1985 houve uma queda de 34,5% nos pregos 

do mercado i n t e r n a c i o n a l para os p r i n c i p a l s produtos a g r i c o 

las da pauta de exportagoes b r a s i l e i r a e em compensagao equi. 

l i b r o u - s e por um aumento de 34% nos volumes embarcados para o 

e x t e r i o r , o que p e r m i t i u manter a r e c e i t a cambial do setor es 

tacionada num patamar proximo a US$ 10 b i l h o e s . 

0 superavit da balanga comercial a g r i c o l a , no p e r i o 

do 1984-1985 se deu gragas a redugao em importagoes de bens e 

insumos a g r i c o l a , destinados a modernizagao da a g r i c u l t u r a . 

Em 1980, a importagao de bens e insumos para a a -

g r i c u l t u r a era de US$ 2,4 bilhoes ou cerca de 51,7% em impor

tagoes a g r i c o l a s , caindo em 1985, para 38,6% ou seja US$ 932 

bilhoes em aquisicao de bens e insumos. Esse e f e i t o perverso 

reduziu drasticamente produtos essenciais para a amoliagao 

da produgao nacion a l , e como a tendencia e de um aumento ma 

i o r nos insumos e bens importados e menor dos produtos ex 

portados ,diminliira,acentuadamente ,a capacidade b r a s i l e i r a de 

importar. 
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5.1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA POLITICA AGRICOLA 

A p o l l t i c a a g r i c o l a e parte i n t e g r a n t e da p o l l t i c a 

economica, e como t a l , apresenta v a r i o s o b j e t i v o s a serem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•A (6) perseguidos: 

"D Incremento da produgao de alimentos; 

2) Incremento dos produtos exportaveis; 

3) Incremento da s u b s t i t u i g a o da energia importada 

(petroleo) por fontes a l t e r n a t i v a s renovaveis" ; 

Para alcangar t a i s o b j e t i v o s a p o l l t i c a a g r i c o l a 

recorre a va r i o s instrumentos, os p r i n c i p a l s sao: 

a) Credito r u r a l ; 

b) Pregos minimos; 

c) Armazenamento, entre outros, os quais de acordo 

com a sua e f i c i e n c i a receberao tratamento d i f e r e n c i a d o ou 

se j a , de acordo com as expectativas e necessidades do gover 

no receberao maior ou menor enfase. 

P o l i t i c a a g r i c o l a poderia ser entendida, p o r t a n t o , 

como um conjunto de medidas e normas que visam a melhoria , 

como um todo, do setor a g r i c o l a em todas as suas fases (de 

como e onde p r o d u z i r , o que oroduzir e comercializar) sem 

is e n t a r o lado s o c i a l (de gnena produz) , ou s e j a , os produto 

res e trabalhadores r u r a l s ou ainda, as condigoes humanas da 

populagao da zona r u r a l . 

J u s t i f i c a n d o o poderia supracitado, o que se per 
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cebe nitidamente e que os instrumentos de p o l l t i c a a g r i c o l a 

sao desviados dos o b j e t i v o s essenciais, e passam a atender 

p r i o r i d a d e s de grupos que detem o poder p o l i t i c o , os quais 

detentores de c a p i t a l ou a servigo "dos c a p i t a l i s t a s " , que 

e para onde pende o e q u i l i b r i o das forgas p o l i t i c a s e econo-

micas, ou seja, a p o l i t i c a economica do pa i s , tentam a todo 

custo desviar t a i s instrumentos de modo a nao"arranhar" os 

interesses dos c a p i t a l i s t a s . 

Como determinados instrumentos nao fazem parte i n 

tegrante da p o l i t i c a a g r i c o l a , ou mesmo apenas dela, depen -

dem de forgas e x t e r i o r e s a a g r i c u l t u r a , o comando de t a l po

l i t i c a e de muitos instrumentos) nem sempre esta em poder de 

um so m i n i s t e r i o , o da A g r i c u l t u r a ; d i f i c u l t a n d o assim a el a 

boragao de uma p o l i t i c a a g r i c o l a que venha atender em primei. 

ra i n s t a n c i a ao setor a g r i c o l a em s i . Sempre a p o l i t i c a agri. 

cola esta direcionada a atender p r i o r i t a r i a m e n t e aos possui-

dores de c a p i t a l ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D r i n c i o a l m e n t e t e r r a . 

Nos paises em desenvolvimento j, como o B r a s i l , a neces 

sidade de se t e r uma no.l.Itica de longo prazo para o setor a 

g r i c o l a e enorme , igualando-se as d i f i c u l d a d e s de se nrogra 

ma-la. Isso porque a cada safra se tern modificagoes nas re 

gras de funcionamento dos instrumentos, desrespeitando,por -

t a n t o , os produtores menos favorecidos (pequenos e medios)prin 

cipalmente, de modo que os e f e i t o s sao c a t a s t r o f i c o s : queda 

de produgao, super-safra, f a l t a de mercado,entre outros / de 

natureza c l i m a t i c a . 
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A nao de f i n i g a o nesse sentido,deixa os produtores 

tensos sem saberem decerto como conduzir suas a t i v i d a d e s , de 

modo que possa r e d u z i r os r i s c o s ou pelg menos conseguir o 

ret o r n o e q u i t a t i v o de seus investimentos, o que leva a des -

proporcionalidade das areas cultirvadas como tambem mudangas 

das c u l t u r a s habitualmente c u l t i v a d a s . 0 que nao da as auto 

ridades o poder de prever ou mesmo pla n e j a r e estimar os va 

lo r e s q u a n t i t a t i v o s e q u a l i t a t i v o s de uma f u t u r a s a f r a . Em 

resumo a f a l t a de d e f i n i g a o por parte das autoridades compe-

tentes complica portanto o p r o p r i o desempenho de suas at_i 

vidades e ate mesmo da economia como um todo. 

Nao e pelo f a t o de ser o B r a s i l um pais em desen -

volvimento que nao podemos t e r uma p o l i t i c a a g r i c o l a com seus 

o b j e t i v o s macroeconomicos claramente d e f i n i d o s ; pois p i o r que 

nao s t e r uma p o l i t i c a a g r i c o l a d e f i n i d a e t e r um conjunto 

de instrumentos manejados contrariamente, sem um minimo de res 

p e i t o aos o b j e t i v o s que cada um se propoe a a t i n g i r . 

Sendo o B r a s i l um pais que se destaca entre os c i n 

co maiores produtores e consumidores de produtos a g r i c o l a s , a 

f a l t a de uma p o l i t i c a c l a r a e o b j e t i v a para o setor, mostram-

nos o guanto as autoridades que se dizem resnonsaveis e incumbi 

das de t a l t a r e f a nao as item r e a l i z a d o . 

5.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CREDITO RURAL 

0 c r e d i t o r u r a l e um dos mais importantes instrumen 

tos de p o l i t i c a a g r i c o l a , desde sua i n s t i t u c i o n a l i z a g a o no 



14 

B r a s i l em 05-11-1965 pela l e i n9 4829, que muito vem c o n t r i 

buindo para o se t o r , j a que este instrumento e o mais maneja 

do pelo GOverno. Como podemos a n a l i s a r na h i s t o r i a da agricul^ 

t u r a b r a s i l e i r a , este instrumento ate a metade da decada de 

70, f o i u t i l i z a d o para dotar o setor a g r i c o l a de uma moderni-

zagao que oferecesse-nos condigoes de competirmos com outros 

paises, ou mesmo, que os nossos produtos pudessem e n t r a r no 

mercado i n t e r n a c i o n a l , em condigoes e q u i l i b r a d a s - Como tarn 

bem, e v i t a r que importemos produtos que podemos produzir.-

Para isso se fez mudangas tecnicas com a introdugao da mecani 

zagao e o emprego de insumos modernos alem de outras. 

Como o c r e d i t o r u r a l e canalizado por t r e s importan 

tes v i a s , Custeio, Investimento e Comercializagao se observa 

que a p a r t i r de 1977 as modifiaagoes introduzidas tern em s i 

o o b j e t i v o unico de r e d u z i r as operagoes a longo prazo, por 

isso os recursos para investimento ao setor a g r i c o l a , vem se 

reduzihdo drasticamente comprometendo desta forma o desenvol 

vimento do setor. Como o custeio e uma operagao a cu r t o pra 

zo, vem se observando que a parcela maior do c r e d i t o r u r a l pa 

ra este se destina ; notadamente a p a r t i r de 1979 em que fo 

ram aplicados 50,3% dos recursos destinados ao setor a g r i c o l a 

em custeio e em 1985 esta c i f r a subiu para 71%. 

Os recursos para o c r e d i t o r u r a l sao oriundos em 

quase t o t a l i d a d e do(FUNAGRI) - Fundo Nacional da A g r i c u l t u r a , 

e uma outra parte das e x i g i b i l i d a d e s bancarias, que sao parte 

dos depositos a v i s t a que os bancos terao que i n v e s t i r na a 

g r i c u l t u r a , e recentemente da poupanga ouro criada em feve 
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r e i r o u l t i m o onde os recursos obtidos serao destinados da se 

(7) 

guinte forma: "60% em investimento, 20% em custeio e o res 

tante f i c a como margem de seguranga depositada no Tesouro Na 

c l o n a l " . 

No tocante a comercializagao nos ultimos anos o go 

verno tern atuado como um dos p r i n c i p a l s compradores de produ

tos a g r i c o l a s atraves das AGF (Aquisigao do Governo Federal) 

o que forgosamente t e r a que r e t o r n a r ao mercado na entre-sa -

f r a onde na ocasiao sempre sao negociados a pregos i n f e r i o r e s 

aos de aquisigao cabendo ao governo todas as despesas de arma 

zenagem, transportes e t c , acumulando estoques e onerando os 

cofres do tesouro. Este problema se deve ao f a t o do governo 

r e a l i z a r mais AGF que EGF (Emprestimo do Governo Federal). 

Para que o governo acabe com este c i r c u l o v i c i o s o 

e necessario que se determine as quantidades que deverao ser esto 

cadas como tambem o t i p o do produto que podera ser adquirido , 

evitando assim que desnecessariamente orodutos fagam parte dos 

estoques governamentais e desta forma dando ao mercado o poder 

de se e q u i l i b r a r . 

Um dos p r i n c i p a l s problemas que vem se constatando 

no tocante ao c r e d i t o r u r a l sao as a l t a s taxas de juros cobra 

das pelas i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s deixando os produtores sem 

nenhuma perspectiva de l u c r o o que t r a s como consequencia o 

desestimulo a p r o d u z i r . Principalmente para esta safra 1987 -

88, - onde toda corregao monetaria e incorporada juntamente 

com os juros pre-determinados aos custos f i n a n c e i r o s , i s s o cer 

tamente d i f i c u l t a r a a vida de milhoes de produtores e conse 
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quentemente poe em duvida a e f i c a c i a do setor a g r i c o l a no t o 

cante a produgao de um modo ge r a l e, principalmente, para as 

c u l t u r a s nordestinas onde o poder de barganha dos produtores 

e i n s i g n i f i c a n t e . 

E exemplo c l a r o de uma de f i n i g a o das taxas de j u 

ros se deu no ano passado, com a implantagao do Piano de Me 

tas onde os produtores puderam c o n t r a i r emprestimos a juros 

f i x o s de 10% ao ano sem corregao monetaria o que r e s u l t o u ,des_ 

sa e u f o r i a f o i uma das maiores safras de graos de nossa h i s 

t o r i a . 

Nao podemos negar que a a t i v i d a d e a g r i c o l a tern i nu 

meros f a t o r e s negativos; t a n t o de ordem c l i m a t i c a como por 

parte do so l o , alem das pragas, da pluviosidade e t c , que d i f i 

cultam e atemorizam os produtores. Esses fa t o r e s aliados a 

tantas i n d e f i n i g o e s e desprezo por parte do governo, em pou 

co tempo nao teremos o minimo necessario para atender o mer 

cado i n t e r n e Cabe p o r t a n t o , as autoridades governamentais e 

a sociedade uma a l e r t a para tao c r u c i a l problema. 

5.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V.B.C. 

0 v a l o r basico de custeio e um dos parametros a 

traves do qual se pode estimular a area plantada, como tarn 

bem fornecer aos produtores o montante necessario para que e 

le possa, sem recursos p r o p r i o s (no caso pequenos e medios ) 

produzir. I s t o se este f o r estabelecido a p a r t i r dos custos de 

produgao e dos recursos d i s p o n i v e i s do p r o p r i o produtor e a 
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regiao que este se encontra. 

Este item f o i um dos mais estimulados para a safra 

de 1987/88 pela CFP e BACEN principalmente para o Nordeste , 

pois consideraram as recomendagoes que a EMBRAPA atraves do 

Centro Nacional de Pesquisa do Algodao, propuseram, p r i n c i p a l , 

mente para o algodao arboreo, herbaceo, amendoim e gergelim. 

5.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - PRECO MlNIMO 

0 prego minimo e o menor v a l o r que o governo estima 

ou mesmo determina para os diversos produtos a g r i c o l a s . Este 

podera s i t u a r - s e acima ou abaixo do prego de mercado. Apos o 

PLano de Metas este mecanismo tern sido a p r i n c i p a l base de a 

poio na busca da solugao dos problemas de abastecimento i n 

terno de se conseguir os excedentes exportaveis. Mas a p r i n 

c i p a l f i n a l i d a d e da p o l i t i c a dos pregos mlnimos e estimular a 

orodutividade e r e d u z i r os r i s c o s economicos, de modo a obter 

redugoes no custo de produgao e nos pregos dos produtos a g r i c o 

las . 

Com a decretagao do congelamento, item p r i n c i p a l do 

PLano de Metas, os pregos mlnimos dos produtos de pr i m e i r a ne 

cessidade tiveram tratamento d i f e r e n c i a d o , i s t o porque, com 

a v o l t a do processo i n f l a c i o n a r i o estes produtos foram os que 

mais se defasaram, pelo f a t o de nao ser p o s s i v e l repassar ao 

prego os agios e aumento nos insumos e nos juros para o setor , 

o que r e v o l t o u os produtores, que em prot e s t o no i n i c i o deste 

ano, conseguiram que estes produtos tivessem reajustes p l u r i a n u 

ais e com base no custo de produgao de cada produto. 
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Para corregao dos pregos mlnimos o governo recorre 

a dois indices que o a u x i l i a a detectar as distorgoes ou 

mesmo variagoes de como se comportaram os pregos na indus 

t r i a e na a g r i c u l t u r a , sao el e s : 

IPP 

Indice de pregos pagos pelos produtores, que me 

dem a relagao de t r o c a entre a i n d u s t r i a e o setor a g r i c o l a , 

tern como base de c a l c u l o a variagao dos pregos dos insumos , 

maquinas, oleo d i e s e l , e t c . Este i n d i c e c o r r i g e as eventuais 

distorgoes no decorrer do tempo nos custos de comercializa 

gao e produgao. 

IPR 

0 i n d i c e de pregos recebidos pelos produtores r u 

r a i s tern a f i n a l i d a d e de c o r r i g i r monetariamente os debitos 

de EGF e dos VBC (Valor Basico de Custeio) e e calculado pe 

l a variagao mensal de 25 produtos de origem animal e 12 de 

oriaem v e g e t a l . 

A Fundagao Getulio Vargas e a Companhia de Financia 

mento da Produgao - CFP, calculam, analisam e divulgam esses 

indice s mensalmente. 

5.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ARMA Z ENAMENTO 

0 armazenamento e um dos p r i n c i p a l s meios para que 

o governo obtenha os estoques reguladores. A f a l t a de arma 

zens c o n s t i t u i um c r u c i a l problema para os produtores e go 

verno, principalmente quando se t r a t a dos estoques de graos 

(de p r i m e i r a necessidade) como f o i o caso da sa f r a de graos 
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do ano passado que nao encontrou arraazens privados nem esta 

t a l onde se fizesse estocagens ficando p o r t a n t o , nos pati o s e 

galpoes s u j e i t o s a danos nas proprias fazendas. 

Cabe, po r t a n t o , ao governo i n v e s t i r e aumentar a 

capacidade de armazenagem t r a n q u i l i z a n d o em parte os produto

res e o p r o p r i o governo. 

5.6 - ALGODAO: PRODUCAO, CONSUMO E ABASTECIMENTO 

A produgao de algodao nos ultimos quatro anos vem 

caindo assustadoramente devido a tao propalada "praga do bicu 

do" que atacou o algodoeiro b r a s i l e i r o reduzindo a produgao 

a n i v e i s c r i t i c o s comparados a produgoes a n t e r i o r e s . 

No Nordeste a area plantada com algodao arboreo , 

reduziu-se em dois tergos desde 1977 decorrente do uso de 

tecnicas rudimentares de produgao, exploragao da t e r r a , co 

mercializagao, e a f a l t a de sementes de melhores qualidades 

alem da adversidade do clima e da d i f i c u l d a d e de acesso dos 

produtores ao c r e d i t o . Tudo isso somado com o aparecimento 

do bicudo. 

Na safra passada, 1985-1986 a area plantada com 

algodao arboreo no NOrdeste f o i de 1.16 3.905 ha e a produ 

gao o b t i d a f o i 116.103 ton. Para a safra 1986-1987 segundo 

orevisao de junho, da area de economia do CNPA-EMBRAPA, a 

area plantada e de 723.019 ha e a produgao esperada e de 

105.273 ton. 0 algodao herbaceo que na safra passada a area 

f o i de 962.529 ha e a produgao 391.716 ton. Estima-se para 

esta s a f r a , segundo a mesma f o n t e , uma area de 444.014 ha e 
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uma produgao de 141.749 ton. Na regiao Centro-Sul a area com 

o herbaceo reduziu-se das 1.033.113 ha para 932.180 ha e a 

produgao das 1.806.906 ton. para 1.447.957 t o n , safra 1985 -

86 e 1986-87 respectivamente. 

Comparando-se os dados da safra passada observa-se 

que a area b r a s i l e i r a plantada com algodao arboreo, sofreu 

uma redugao da ordem de 37,88%, aproximadamente 10% na pro -

dugao. 

Do algodao sao originados diversos produtos todos 

de grande u t i l i d a d e t a i s como : t e c i d o s , f i o s , oleos comesti-

v e i s , residuos (alimento animal), e t c . 

Mas para atender o mercado i n t e r n o a pluma, mate -

r i a prima i m p r e s c i n d i v e l para i n d u s t r i a t e x t i l , e a que mais 

se submete ao estoque governamental, i s t o porque e a forma 

mais exportavel e de aceitagao no mercado i n t e r n a c i o n a l , e e 

necessario que atraves dos estoques, o governo garanta t a l ma 

t e r i a - p r i m a as i n d u s t r i a s nacionais. 

Do t o t a l de algodao herbaceo, aproximadamente 31% 

sao transformados em pluma, e do arboreo 32% em media. 

Entre os produtores, o governo, e as i n d u s t r i a s con 

sumidoras e x i s t e o atravessador, f i g u r a conhecida p r i n c i p a l -

mente, no Nordeste, que compra diretamente do produtor a pre 

Cos muitas vezes i n f e r i o r e s ao minimo estabelecido pelo go

verno, t i r a n d o do produtor uma boa parte do l u c r o j a que este 

tern emprestado d i n h e i r o a j u r o s e x t o r s i v o s aos produtores que 

nao tern acesso ao c r e d i t o bancario para que realizem seus 

p l a n t i o s e consequentemente a c o l h e i t a , onde e empregada gran 

de mao-de-obra. 



21 

A queda da produgao de algodao preocupa, por um lado, 

os produtores por nao colherem t a l produto, ou seja, nao obtem 

l u c r e s , e, por o u t r o , a i n d u s t r i a t e x t i l como um todo, que v a i 

d i v i d i r entre s i e o mercado externo, muitas vezes, a parte 

c o l h i d a , com isso os pregos tendem a subir onerando os custos 

de produgao c o n s t i t u i n d o um problema para o governo, se este 

f o r obrigado a conceder cotas de importagoes, onde o o b j e t i v o 

e conseguir saldos comerciais mais elevados. 

5.7 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MERCADO DE MAMUFATURADOS TEXTEIS 

0 setor t e x t i l b r a s i l e i r o tern como base de apoio, o 

mercado externo. Quase 90% da produgao de determinadas empre -

sas do setor escoam sua produgao para o e x t e r i o r , sendo portan 

t o , uma saida para se l i v r a r dos in c e r t o s ajustes economicos 

da economia b r a s i l e i r a . 

Como omercado mundial sempre esteve r e c e p t i v o ao 

algodao b r a s i l e i r o , e agora os pregos estao proximos da parida 

de i n t e r n a c i o n a l , com o pais assegurando suas cotas de expor

tagao provavelmente este ano as exportagoes de manufaturados 

t e x t e i s cresgam, com dados o t i m i s t a s , a t i n g i n d o 1 b i l h a o de do 

lares superior ao volume de 1986 que f o i de 870 milhoes. 

Apesar dos va r i o s f a t o r e s que comprometem a indus

t r i a de um modo g e r a l , e em p a r t i c u l a r , as t e x t e i s t a i s como o 

racionamento de energia do Nordeste,as indecisoes dos dos acer 

tos externos no tocante a d i v i d a , que d i f i c u l t a a obtengao por 

parte das empresas de c r e d i t o s no e x t e r i o r , como tambem a 

obtengao de maquinas e equipamentos imprescindiveis a uma boa 
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produtividade e competitividade, o setor vem reaaindo s a t i s f a 

toriamente. 

0 problema c r u c i a l reside nas a l t a s taxas de juros 

no mercado, que comprometem as vendas e consequentemente as 

i n d u s t r i a s j a que o mercado i n t e r n o de confecgoes, p r i n c i p a l ^ 

mente^caiu assustadoramente comparado ao mesmo periodo de 86, 

quando na e u f o r i a do piano cruzado, as vendas a t i n g i r a m n i -

v e i s considerados otimos, e neste aquecimento, as i n d u s t r i a s 

aumentaram suas instalagoes e/ou capacidade Drodutiva compro-

metendo-se e assumindo compromissos que estao aaora d i f i 

cultando a vida de muitas empresas. Mas Ja se comega s a i r do 

fundo do pogo apos o piano Bresser, e acredita-se que haja do 

ravante uma e s t a b i l i z a g a o no mercado como um todo. 
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6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- C O N C L U S A O 

Do r e f e r i d o estudo posso c o n c l u i r que e v a l i d o o 

estagio para o graduado na medida que este disponha de toda 

orientagao e meios de que necessite para enriquecer e aprimo-

r a r seus conhecimentos. 

Especificaraente, a p o l i t i c a algodoeira, e em g e r a l , 

deixa muito a desejar se pretendermos uma p o l i t i c a a g r i c o l a 

com todos os seus o b j e t i v o s voltados para o desenvolvimento 

do s e t o r , e em p a r t i c u l a r para a c u l t u r a do algodao. 

Se a cu r t o prazo, nao se determinar medidas serias 

e concretas t a l c u l t u r a e n t r a r a em colapso criando um proble 

ma para todos i que d i r e t a ou indiretamente dependem da co 

t o n i c u l t u r a . Todo e qualquer recurso destinado ao melhoramen-

to de sementes geneticamente mais r e s i s t e n t e a praga do b i c u -

do e de melhores i n s e t i c i d a s t e r a a longo prazo resultados que 

podera r e v e r t e r esta situagao. 
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