
O excedente financeiro do setor agricola brasileiro: 

transferencias visiveis e invisiveis de 1980 a 1999* 

Alexandre Florindo A1 ves§ 

Paulo Fernando Cidade de Araiijo13 

RESUMO 

O objetivo deste artigo e apresentar estimativas do valor do Excedente Financeiro do Setor Agrfcola no Brasil 

de 1980 a 1999. Tais estimativas foram feitas tomando como base uma defini^ao de Excedente Financeiro obtida 

a partir de uma Matriz de Contabilidade Social (MCS). Alem disso, foi necessario estimar o consumo das 

famflias agncolas e os investimentos nesse setor. Foram encontrados resultados positives para o Excedente 

Lfquido (diferen^a entre o Valor Adicionado pelo Setor Agrfcola e o consumo das famflias agncolas) e para o 

Excedente Financeiro (diferen^a entre o Excedente Lfquido e os investimentos no Setor Agrfcola). Ambos os 

fluxos apresentaram tendencia positiva na decada de noventa. Outros resultados importantes para a decada de 

noventa sao os relatives aos valores do Excedente Financeiro quando os termos de troca sao considerados. 

Tais valores sao notavelmente maiores que os valores sem considerar os termos de troca, mas com a diferen^a 

entre eles apresentando tendencia decrescente para a decada de noventa em decorrencia de uma evolu9ao nas 

relates de troca favoravel ao Setor Agrfcola. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to show an estimation of the value of agricultural financial surplus in Brazil from 

1980 to 1999. A definition of financial surplus based on Social Accounting Matrix (SAM) is used to estimate 

such flow. Besides that it was also necessary to estimate consumption of agricultural households as well as 

investments in the agricultural sector. Net Surplus (difference between agricultural value added and consump- 

tion of agricultural households) and for Financial Surplus (difference between Net Surplus and investments in 

agriculture) values were positive. During the 90,s Net Surplus and Financial Surplus estimates showed positive 

trend. Another important results for the 90,s consisted of the Financial Surplus values when terms of trade 

were taken into consideration. Such values were noticeably higher than normal flow values, albeit with a 

decreasing trend in the difference between them. This is due to a favorable evolution in terms of trade to the 

agricultural sector during the same period. 
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1 Introdugao 

A questao do fluxo de recursos entre agricultura e industria, alem de relacionada ao 

problema do desenvolvimento agricola, envolve outra associada a formula^ao de politicas: o 

papel esperado do setor agricola no financiamento do desenvolvimento economico geral. 

(Ishikawa, 1967a) Quanto ao setor agricola brasileiro, o que se teve em sua historia recente 

foi negligencia e discrimina^ao, tanto que Schuh (1997) cita que nao fora a discrimina§ao a 

agricultura poderia ter contribuido de modo ainda mais significativo para o desenvolvimento 

do Brasil. 

Existem varios trabalhos que tratam da transferencia de recursos entre a agricultura e outros 

setores da economia no Brasil e em outros paises. Uma analise mostrada por Baer (1996) 

refere-se as transferencias via mecanismos fiscais. De acordo com Albuquerque e Cavalcanti,1 

citados por Baer, tal transferencia de recursos para o Nordeste (gastos federais + 

transferencias + incentives fiscais - arrecadagao fiscal) aumentou de 4,4% do PIB regional 

para mais de 6% entre o inicio dos anos 60 e a primeira metade da decada de 70. 

Evangelista (1997) mostrou que a agricultura nordestina "exportou" recursos de 1965 a 

1974 e de 1984 a 1993. Tambem analisando aquela regiao, Martin (1976) diz que Baer2 

apontou as conseqiiencias regionais da discrimina^ao contra a agricultura no perfodo 1947- 

73.3 Isto porque a industria se concentrava no Sudeste, fazendo com que a mudanga nas 

redoes de troca provocasse transferencias entre os setores agricolas das outras regioes e o 

setor industrial do Sudeste. O proprio Martin, embora tenha focalizado sua analise na regiao 

Nordeste, relata que efeitos semelhantes ocorreram em outras regioes do Brasil. 

Para o Pais, Oliveira (1984, p. 817) fez algumas simula9oes e concluiu que: 

"os resultados dos exercicios realizados...suportam totalmente a 

hipotese de que a agricultura contribuiu de forma significativa para o 

crescimento geral da economia brasileira no perfodo do pos-guerra. A 

participagdo da agricultura na renda interna foi largamente 

1 Albuquerque, R. C; Cavalcanti, C. V. Desenvolvimento regional do Brasil. Brasilia: IPEA, 1976. p. 123-5. (Serie 

Estudos para o Planejamento, 16). 

2 Baer, W. Industrializagdo e desenvolvimento economico no Brasil. 7.ed. Rio de Janeiro: Funda^ao Getulio Vargas, 

1965. 593p. (Ver tambem Baer, 1996, p. 307). 

3 A balan^a comercial do Nordeste foi positiva para todo o periodo, com exce9ao de 1952, e a de Sao Paulo negativa, com 
exce^ao de 1947-50, 1953 e 1956. (Martin, 1976) 
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subestimada e as transferencias de renda da agricultura por meio de 

taxagdo implicita4 foram, na verdade, bastante significativas, quando 

medidas tanto em termos da renda agricola como da taxa de formagdo 

do capital nacional" 

Outros exemplos para o Brasil sao Evangelista (1997), especificamente sobre a regiao 

Nordeste, Martin (1976), Schuh (1971, 1975), Alves (2000), Alves e Araujo (2000a) e 

Sampaio (2001). Quanto aos trabalhos em outros paises, tem-se varios exemplos, como 

Ohkawa e Rosovsky (1961), Ishikawa (1967a, 1967b), Teubal (1971,1975), Mundle (1977), 

Johnston e Kilby (1977), Colome (1978), Mundle e Ohkawa (1979), Mellor (1985), Gutierrez 

e Barbero (1988), Karshenas (1990, 1994, 1998), Winters et al. (1997). Uma melhor 

apresenta^ao desses trabalhos pode ser encontrada em Alves (2000). 

Dentro deste contexto, o objetivo do presente estudo e estimar o excedente financeiro 

disponibilizado pelo setor agricola brasileiro nas decadas de 80 e 90, destacando as 

transferencias visiveis, ou seja, o valor do excedente propriamente dito e as transferencias 

invisiveis, que correspondem a um montante de recursos que e transferido de um setor para 

outro em razao de variagoes nos termos de troca entre ambos. 

1.1 A importancia da agricultura para o crescimento economico 

A ideia de que a agricultura fomece um excedente dispomvel para a provisao de capital 

para outros setores e quase tao velha quanto a Economia. (Teubal, 1971) Aparece, por 

exemplo, na escola Fisiocrata a ideia do "produit net" como um excedente essencial para o 

processo de crescimento da economia. Segundo este autor, mesmo para os economistas 

classicos, como Smith e Ricardo, para os quais a acumula§ao de capital era possivel gragas 

aos excedentes agricola e industrial, a agricultura seria o principal fomecedor de fundos para 

tal acumulagao. Stem (1994) tambem faz alusao aos classicos. Cita, por exemplo, Ricardo e 

Malthus, para os quais o excedente agricola (em termos de alimentos e trabalhadores) era cru- 

cial para o crescimento do setor nao-agricola. 

Johnston e Mellor (1961), em artigo classico, atribuem a agricultura os seguintes papeis: a) 

fomecer alimentos; b) fomecer capital, especialmente para a expansao do setor nao-agricola; 

c) fomecer mao-de-obra para o crescimento e diversifica^ao de atividades na economia; d) 

4 "Transferencia de renda intersetorial resultante de todas as distorgdes que atuam sobre a estrutura de pregos relativos, 

atraves do mercado de insumos comprados." (Oliveira, 1984, p. 774) 
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gerar ganhos cambiais; e, e) constituir mercado para os produtos do setor nao-agricola. Estes 

papeis sao freqiientemente encontrados em outros autores, como, por exemplo, Araiijo e 

Schuh (1995), Silva (1982), Stem (1994) e Kindleberger,5 citado por Alves et al. (1996). E 

importante destacar, e isso nem sempre fica claro, que para Johnston e Mellor tais papeis estao 

associados aos primeiros estagios do desenvolvimento economico. Alguns deles, como, por 

exemplo, o de suprimento de mao-de-obra, nao se aplicam a estagios mais avangados do 

desenvolvimento de paises onde a propor^ao de pessoas vivendo no setor rural e cada vez 

menor. 

A importancia da agricultura tambem pode ser verificada nos modelos de crescimento 

economico. Autores como Teubal (1971), Silva (1982) e Stem (1994) apresentam varios 

modelos que enfatizam a relagao entre agricultura e o restante da economia. Silva (1982), 

analisando alguns modelos teoricos sobre a interagao da agricultura e o conjunto do sistema 

economico, como Lewis,6 Ranis e Fei,7 Schultz8 e Hayami e Ruttan,9 chama a atengao para o 

fato de que a maioria das abordagens tern carater unidirecional, isto e, pouca enfase e atribufda 

aos objetivos (interesses) do proprio setor agrfcola. Yotopoulos e Nugent (1976) tambem 

consideram os modelos dualistas e de crescimento em estagios como tentativas de sistematizar 

a discussao sobre a mudanga no papel da agricultura no processo de desenvolvimento. 

Tambem para eles boa parte da literatura trata as contribui§oes da agricultura como 

unidirecionais, falhando em considerar as complementaridades entre setores. 

Estudiosos da historia economica concordam que o desenvolvimento no longo prazo nao e 

viavel se estiver baseado somente em um setor. As intera96es entre os setores agricola e nao- 

agncola fazem com que ambos, e as complexas rela^oes que tern entre si, devam ser levadas 

em conta. (Eicher e Witt, 1964) De acordo com Bacha (1995), a modemiza^o da agricultura 

requer altos investimentos iniciais, logo, e dificil predizer a diregao dos fluxos de capital entre 

agricultura e indiistria. Esses setores nao podem ser tratados separadamente se a preocupa§ao 

e com o bem-estar da nagao como um todo, e nao somente de alguns grupos sociais 

especificos. Para Staatz e Eicher (1985), artigos como o de Johnston e Mellor (1961) e o de 

5 Kindleberger, C. P. Desenvolvimento economico. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1996. 434p. 

6 Lewis, W. A. Economic development with unlimited supplies of labor. The Manchester School of Economics and 

Social studies, v. 22, p. 139-92, May 1954. 

7 Ranis, G.; Fei, J. C. H. A theory of economic development. American Economic Review, v. 51, n. 4, p. 533-65, Sep. 

1961. 

8 Schultz, T. W. A transformagdo da agricultura tradicional. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. 207p. 

9 Hayami, Y; Ruttan, V. W. Agricultural development: an international perspective. Baltimore: Johns Hopkins, 1971. 

367p. 
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Nicholls (1964) foram importantes, tanto para reconhecer o papel positive da agricultura do 

desenvolvimento economico como para estimular o debate sobre a interdependencia entre o 

crescimento agricola e o industrial.10 

A nogao de interdependencia e importante no presente estudo porque se pretende analisar 

o setor agricola e seu excedente nao de forma isolada, mas como parte de um todo com o 

qual interage. O excedente que se pretende estudar e o resultado de transa§6es entre setores 

que tern influencia miitua. Toma-se necessario, entao, utilizar uma forma de estimagao que 

possa captar essas intera^oes setoriais de fluxos de recursos. 

2 Metodologia 

Conforme destacado em Alves e Araujo (2000a), existem varios procedimentos para 

mensurar o excedente financeiro do setor agricola. A partir de trabalhos como o de Ishikawa 

(1967b) e o de Mundle (1977), entre outros, e possivel destacar dois fatores que colaboram 

para tal diversidade. Sao eles a estrutura e organizagao da economia em particular e as 

informagoes disponiveis (metodologias de levantamento e tratamento dos dados primarios, 

tipos de dados levantados etc.). O ultimo autor tambem comenta sobre a dificuldade de 

comparar series cujos conceitos mudam e que nao foram preparadas especificamente para 

casos como esses. Ishikawa (1967a) destaca que a dificuldade com dados obriga o uso de 

informa^ao indireta, nao inteiramente relevante do ponto de vista conceitual, alem de 

estatisticamente menos confiavel. 

A no9ao de excedente que permeia a maioria das abordagens e semelhante: a produgao 

do setor agricola nao e totalmente consumida no mesmo, a diferen^a correspondendo a uma 

"poupan9a" A parte desta poupan^a nao utilizada para investimentos no setor agricola e entao 

disponibilizada para outros setores. As principals diferen^as entre as abordagens sao relativas 

aos cortes (agrfcola/nao-agricola, rural/urbano), a forma de considerar as interdependencias 

setoriais e as estimativas de consumo e investimento. Em Alves (2000) sao apresentadas, com 

maior detalhamento, treze formas diferentes de estima^ao do excedente financeiro do setor 

agricola. 

Mais diretamente relacionadas ao presente trabalho tem-se as abordagens baseadas em 

Matrizes de Contabilidade Social (MCS), como, por exemplo, Morrison e Thorbecke (1990), 

Sampaio (2001), Karshenas (1994), Evangelista (1997), Alves (2000) e Alves e Araujo 

10 Nas referencias mais antigas nao era dada enfase ao setor servi9os. 
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Os ganhos em razao de termos de troca para o setor agricola sao expresses por: 

(Px/P)] + mJiPJP) - 1] (5) 

A escolha do indice de pre^os e uma questao nao resolvida. O autor cita como exemplo a 

sugestao de Ishikawa (1967a) de usar Px para excedente de exportagao e Pm para excesso de 

importa^ao. Assumindo, por exemplo, P = Px, tem-se a seguinte expressao para a contribuigao 

fmanceira liquida real do setor agricola: 

O que e tratado como setor agricola corresponde ao setor Agropecuaria das Matrizes de 

Recursos e Usos do Sistema de Contas Nacionais (SCN). Outra definigao necessaria e a de 

famflias do setor agricola, que neste trabalho sao aquelas famiiias dedicadas a atividades 

agropecuarias, tal como aparece na PNAD, independente da situa^o do domicilio. Isto 

porque ha necessidade de subtrair do valor adicionado nas atividades agricolas o consumo e 
s 

os investimentos realizados pelas famflias que "atuaram" na sua gera^ao. E importante destacar 

que, assim como em Evangelista (1997), nao foi montada a MCS para o Brasil. A mesma foi 

utilizada somente para a definigao do excedente financeiro. 

O valor adicionado pelo setor agricola e obtido diretamente do SCN. Segundo o IBGE 

(1997b, p. 11), o SCN baseia-se em recomenda^ao de amplitude mundial, o System of Na- 

tional Accounting - SNA 93, O SNA define um sistema de contas como "wm con junto 

coerente, consistente e integrado de contas macroeconomicas, de contas de patrimonio 

e de quadros, baseado em conceitos, defmigoes, classificagdes e normas contabilistas 

intemacionalmente aceitas" Com isso e possfvel superar a grande discrepancia entre 

metodologias, que nao permitia compara^oes intemacionais. Com rela^o ao consumo das 

famflias agricolas e ao investimento no setor agricola, ha necessidade de elaborar 

pressuposi^oes para se obter estimativas destes valores, uma vez que o SCN traz a origem 

dos bens destinados a estas finalidades, mas nao especifica os agentes destinatarios. 

2.1 O consumo das famflias agricolas (Cfa) 

O consumo das famflias do setor agricola e tornado como uma propor^ao do consumo to- 

tal da famflias. Optou-se, no presente estudo, por utilizar procedimento semelhante ao de 

Mundle e Ohkawa (1979). Considera-se que neste caso ha uma melhor aproximagao do valor 

do consumo das famflias agricolas com a adogao da hipotese de que os padroes qualitativos 

r = R/P + M /P [(P /P )- 1] x a mL y m x/ J (6) 



Alves, A. R; Araujo, R R C.: O excedente financeiro do setor agrfcola brasileiro 171 

de consumo nos setores agricola e nao-agncola sao semelhantes. O consumo das familias 

agricolas (Cfa) fica sendo definido, entao, por: 

Cfa = (VAa/VAt)*Ct (7) 

Onde: 

• Ct: consumo total de bens finals pelas familias; 

• VAt: valor adicionado total da economia; e, 

VAa: valor adicionado pelo setor agncola. 

O valor do consumo total a pregos basicos foi obtido diretamente das Matrizes de Insumo- 

Produto de cada ano para o penodo 1980 a 1996. Para 1997, 1998 e 1999 foram fomecidos 

por Joaquim Jose Martins Guilhoto,13 obtidos de acordo com Guilhoto et al. (2001). 

2.2 Os investimentos no setor agricola (la) 

Com rela^ao aos investimentos no setor agricola, tambem ha necessidade de usar 

estimativas. Dada a instabilidade da economia brasileira no periodo analisado, qualquer tipo 

de extrapola^ao ou interpolagao com base nos dados dos Censos Agropecuarios implicaria 

pressuposigoes altamente restritivas. Resolveu-se, entao, utilizar outro tipo de abordagem, 

idealizada a partir de estudos sobre a evolugao do estoque de capital da agricultura no Brasil. 

Em Alves (2000) aparecem tres estimativas para os investimentos no setor agricola que, por 

sua vez, dao origem a tres estimativas para o excedente financeiro do setor agricola.14 No 

presente trabalho sera utilizada apenas uma delas, descrita a seguir. 

Existem estudos que utilizam a variagao no estoque de tratores e/ou maquinas agricolas 

como proxy para a varia^ao no estoque de capital do setor. (Bonelli e Fonseca, 1998; Barros, 

1999) Como existem valores de investimentos no setor agricola que podem ser usados como 

referenda, como os dos Censos Agropecuarios, e possivel construir series aproximadas do 

que tenha sido aquela relativa aos investimentos no setor agricola. Em razao da relagao 

aproximada entre as variagoes nos investimentos verificados nos Censos Agropecuarios e a 

variagao nas vendas intemas de tratores de rodas nacionais (Tabela 1), a serie para 

13 Comunica^ao pessoal. 

14 Para as estimativas de investimentos, ver tambem Alves e Araujo (2002). 
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investimentos do presente estudo e constituida pelos valores de investimento relatados nos tres 

ultimos Censos Agropecuarios. O valor dos investimentos de 1990 a 1994 e de 1996 a 1998 

guardam com o valor dos investimentos em 1995 a mesma rela§ao que as vendas (e nao 

estoques) de tratores dos respectivos anos guardam com a venda de tratores de 1995. 

Tabela 1 

Valores e Varia^oes dos Investimentos, Vendas de Tratores e 

Estoque de Tratores, 1980,1985 e 1995 

1980 1985 1995 

Investimentos em R$ milhoes de 1999 41.176,88 33.912,83 10.706,86 

Venda detratores 50.195 40.736 17.584 

Estoque detratores 555.124 663.487 788.574 

Varia^ao nos investimentos3 (%) -17,64 -68,43 

Varia^ao nas vendas detratores3 (%) -18,84 -56,83 

Variagao no estoquede tratores 3 (%) 19,52 18,85 

Fonte: investimentos, Censos Agropecuarios; vendas de tratores, ANFAVEA (1999); estoque de tratores, Barros 

(1999). Elabora^ao dos autores. 
aEm rela9ao ao ano anterior. 

2.3 Transferencias via termos de troca 

De acordo com Winters et al, (1997), os pregos sao dos maiores, senao os maiores, 

mecanismos de extra§ao de excedentes da agricultura. Alem disso, afirmam que se sabe que 

as transferencias invisiveis sao bastante maiores que as visiveis. Por outro lado, segundo 

Karshenas (1998), a transferencia via termos de troca e apenas um dos mecanismos. Outros 

tipos, por meio de contas corrente e de capital de instituigdes piiblicas ou privadas, podem 

amenizar ou refor^ar tais transferencias. Como exemplos, tem-se que parte da receita tributaria 

pode ser reinvestida no setor agricola, pode haver subsidies ao setor ou impostos diretos 

retirando recursos. Ha tambem fatores endogenos. Por exemplo, o crescimento da 

produtividade total dos fatores na agricultura pode mais do que compensar os termos de troca 

declinantes ao longo do tempo, como aconteceu na agricultura americana de 1910 a 1986. 

(Tweeten, 1989) 
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As transferencias visiveis (RV) e invisiveis (RI) e o total das transferencias visiveis e 

invisiveis (RVI) podem ser obtidas a partir da expressao utilizada por Ishikawa (1967a), para 

o caso de um excedente de importagoes, ou seja, de entrada de recursos no setor: 

M/P -E/P =R/P +E/P [(P/P )-1] (8) 
m e m eLy e m' J v/ 

Ou, a partir da seguinte expressao, tambem indicada por Ishikawa (1967a), para o caso 

de um excedente de exportagoes, equivalente a expressao (6) e que e a utilizada no presente 

trabalho: 

E/P -M/P =R/P +M/P [(P /P )-l] (8') e m e mL y m e' J v 

Onde: 

R = M-E\ 

M = valor da importacjoes, neste caso a soma do consumo das famflias do setor agricola e os 

investimentos no setor agricola; 

E = valor das exportagoes, neste caso o valor adicionado pelo setor agricola; 

Pm = indice de pregos de importagao, neste caso o Indice de Pre^os Pagos (IPP) pelos 

produtores rurais; 

Pe = indice de pregos de exporta^ao, neste caso o Indice de Pre^os Recebidos (IPR) pelos 

produtores rurais; 

R/P =RV\ 
e 

M/P [(P/P )-l] = RI\e, mL x e m/ 

RV+R1 = RVI. 

De acordo com Evangelista (1997), uma modificagao na apuragao dos indices (IPR e IPP), 

em 1987, produziu series nao comparaveis entre si, obrigando-o a dividir seus resultados em 

dois subperiodos (lembrando que estudou o periodo 1966 a 1993). No presente estudo, cujo 

foco principal e a decada de 90, optou-se por calcular as transferencias visiveis e invisiveis 

apenas para este periodo. 

As estatisticas das contas nacionais sao utilizadas a pre^os basicos. A adogao de valora§ao 

a pregos "aproximadamente basicos" objetiva proporcionar maior homogeneidade aos dados, 

"uma vez que estdo excluidos os impostos, subsidies e margens de distribuigdo incidentes 

sobre os produtos e que estdo sujeitas a alteragoes ndo relacionadas com o processo de 
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produsdo." (IBGE, 1989, p. 15) Os dados basicos foram obtidos de IBGE (1984, 1991, 

1997a, 1998a, 2000). E necessario destacar que os dados do Sistema de Contas Nacionais 

para 1999 sao preliminares e para 1998 sao semidefinitivos. (IBGE, 2000) 

3 Resultados e discussoes 

A Tabela 2 mostra a evolu^ao das principals variaveis e resultados. Observa-se que a 

evokujao dos valores de consumo acompanha os de valor adicionado para o setor agricola. 

Isto esta de acordo com o fato conhecido, citado por Ferreira Filho (1998), de relativa 

estabilidade da fungao consumo. Tais dados confirmam tambem a validade da estimativa 

adotada para o consumo no setor agricola, uma vez que, tendo assumido padrao qualitativo 

de consumo semelhante para o setor agricola e a economia como um todo, e plausi vel esperar 

que tambem no setor agricola o consumo acompanhe a evolugao da renda. 

No que tange ao excedente liquido, parece haver coerencia em rela^o ao cenario 

macroeconomico. De fato, a evolugao do excedente liquido e parecida com a do valor 

adicionado do setor agricola, o que e explicado, em parte, pela referida estabilidade da fun^ao 

consumo. Ocorre o seguinte: no limite, se a propo^ao de tal valor adicionado despendida em 

consumo fosse constante, o excedente liquido teria evolugao igual a do valor adicionado do 

setor agricola. Como os valores de valor adicionado sao maiores que os de consumo, seria 

necessario, para que o consumo determinasse a evolugao do excedente liquido, que as 

varia^oes neste ultimo fossem proporcionalmente superiores as do valor adicionado. Assim, a 

consistencia entre as estimativas de excedente liquido e os fatos macroeconomicos pode ser 

avaliada principalmente por meio da evolu9ao do valor adicionado total e do setor agricola. 

O ano de 1991 foi marcado por pobre desempenho da economia do Pafs, apesar da 

redugao na taxa de infla^ao com o Piano Collor II. (IBGE, 1997a) Com a volta da infla^ao no 

inicio de 1992, a politica monetaria elevou muito as taxas de juros, o que, somado as 

incertezas no campo politico, determinou a contra9ao do nfvel geral de atividade. A partir de 

1993 aparecem sinais de recupera9ao em razao da normaliza9ao do processo politico e pelo 

abrandamento da politica monetaria. 

Segundo Pinheiro (1995), os aumentos da renda real e da oferta de credito, em decorrencia 

do Piano Real, aceleraram o processo de crescimento. Para o IBGE (1997a), o ano de 1994 

apresentou a mais elevada taxa de crescimento da economia no periodo. O aumento dos juros 

reais, contra9ao na base monetaria e redu9ao no credito no segundo trimestre do ano em 1995 

provocaram sinais de desaquecimento da economia no inicio de 1996, que aliados ao melhor 
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desempenho do setor extemo levaram o govemo a uma flexibiliza^ao das politicas monetarias 

e de credito. Isso possibilitou uma recupera^ao da taxa de crescimento real do produto no 

segundo e terceiro trimestres do ano. O primeiro semestre de 1997 apontava um panorama 

de recupera^ao do crescimento economico. (IBGE, 1998b) Devido a instabilidade no mercado 

financeiro internacional nao foi possfvel manter a politica de redu^ao gradual nas taxas de juros 

iniciada no ano anterior. Mesmo assim, houve aumento real de 3,27% no PIB. Ja em 1998 o 

nivel de atividade manteve-se praticamente estavel, com variagao real de 0,22%. No primeiro 

semestre houve sinais de rea^ao, mas a interrup5ao do fluxo de capitals do exterior levou o 

govemo a elevar bruscamente as taxas de juros. Tambem a varia§ao de 1999 em relagao a 

1998 foi pequena: 0,79%. (IBGE, 2000) 

A evolu^ao do valor adicionado do setor agricola, e do excedente Iiquido, mostra boa 

aderencia em rela^ao ao comportamento geral da economia descrito acima, principalmente ate 

1997. Para 1998 a analise acima mostra estabilidade do nivel geral de atividade, enquanto 

aumentaram o valor adicionado e o excedente Iiquido do setor agricola. Com exce^ao da 

instabilidade politica do inicio da decada, o desempenho da agricultura esteve bastante 

associado as politicas macroeconomicas, notadamente monetaria e cambial. A influencia dessas 

politicas sobre o excedente Iiquido foi marcante, confirmando a afirmagao de Schuh (1968) 

de que elas exercem forte influencia sobre o desenvolvimento do setor agricola.15 

3.1 O excedente financeiro do setor agricola 

O excedente financeiro apresentou eleva^ao na decada de 80.0 investimento relativamente 

alto no primeiro ano da decada fez com que o excedente fosse negativo em R$ 13,9 bilhoes. 

Vale destacar que foi a unica ocorrencia de valor negativo em todas as versoes estudadas por 

Alves (2000). Houve recupera^ao, passando a um valor positive de R$ 744 milhoes em 1985, 

chegando a R$ 9,9 bilhoes em 1990, determinada principalmente pela queda dos 

investimentos. Note-se que o excedente Iiquido foi decrescente entre 1985 e 1990 (redugao 

de 34,1%), mas o excedente financeiro aumentou porque a redugao nos investimentos foi ainda 

maior: da ordem de 61,9%. 

Na decada de 90 o excedente financeiro apresentou crescimento de 7,09% a.a. 

(significativo a 15%, em razao da variabilidade das estimativas de investimento). A eleva9ao 

15 O leitor pode notar ainda que os dados de varia^ao do PIB no paragrafo nao coincidem exatamente com aqueles 
apresentados na Tabela 2 porque o PIB corresponde a soma dos valores adicionados pelos setores a custo de fatores e 

a referida tabela apresenta dados a pre9os basicos. 
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inicial segue, ate 1992, o aumento verificado na decada de 80. Tal fato esta associado a queda 

no investimento. O investimento aumenta em 1993 e 1994, ano em que atinge seu maior valor 

na decada: R$ 23,4 bilboes. Isso provocou redugao do excedente financeiro no mesmo 

periodo, chegando em 1994 ao menor valor na decada: US$ 5,4 bilboes. O aumento do 

investimento entre 1993 e 1994 (80%) fez cair o excedente financeiro, nao obstante o 

excedente liquido ter aumentado 30%. 

A redu^ao no investimento entre 1994 e 1995 (54,3%) provoca expressivo aumento do 

excedente financeiro. O excedente aumentou ainda em 1996, caindo a partir de entao e 

chegando, em 1999, a US$ 15,9 bilboes, ainda assim um valor 61,1% maior do que o de 

1990. 

Tabela 2 

Evolu^ao do Valor Adicionado Total (VAt) e do Setor Agncola (VAa), do Consumo 

Total (Ct) e do Setor Agncola (Cfa), dos Investimentos no Setor Agncola (la), 

do Excedente Agncola Liquido (NSa) e do Excedente Financeiro do Setor 

Agncola (R), de 1980 a 1999 (R$ milhoes de 1999) e as Propor^oes em 

Rela^ao aos Valores Adicionados (%) 

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ct 526.533 425.010 433.778 467.041 452.641 441.433 424.963 468.476 539.348 561.368 561.326 525.108 

VAa 80.915 83.995 57.964 57.917 55.954 55.608 70.713 71.391 72.146 71.827 75.617 70.801 

VAt 794.017 723.559 715.882 743.667 725.092 735.391 717.880 792.784 867.292 902.531 912.954 856.695 

Cfa 53.657 49.338 35.122 36.373 34.929 33.380 41.860 42.187 44.866 44.676 46.493 43.397 

NSa 27.258,16 34.657,36 22.841,51 21.543,56 21.024,46 22.228,34 28.853,07 29.204,21 27.280,16 27.151,15 29.124,07 27.403,87 

la 41.176,88 33.912,83 12.933,60 8.217,08 7.140,55 13.027,98 23.437,10 10.706,86 6.266,17 9.578,58 11.056,37 11.439,98 

R -13.918,72 744,52 9.907,90 13.326,48 13.883,91 9.200,36 5.415,97 18.497,35 21.013,99 17.572,57 18.067,69 15.963,89 

R/VAa -17,20 0,89 17,09 23,01 24,81 16,54 7,66 25,91 29,13 24,47 23,89 22,55 

R/VAt -1,75 0,10 1,38 1.79 1,91 1,25 0,75 2,33 2,42 1,95 1,98 1,86 

VAa/VAt 10,19 11,61 8,10 7,79 7,72 7,56 9,85 9,01 8,32 7,96 8,28 8,26 

Cfa/VAa 66,31 58,74 60,59 62,80 62,43 60,03 59,20 59,09 62,19 62,20 61,48 61,29 

Fonte: elaborate) dos autores. 

Nota: valores reals obtidos pelo IGP-DI (FGV). NSa sao valores calculados a partir de R = VAa - Cfa e R sao valores 

calculados a partir de R = VAa - Cfa - la. 

A evolu^ao das transferencias visiveis (RV) e invisiveis (RI) e apresentada na Tabela 3. E 

importante destacar que existe clara influencia do tipo de mdice utilizado. A base do IPP e do 

IPR e o mes de Agosto de 1994, para o qual os dois indices assumem o valor 100. Por essa 
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razao, a relac^ao IPR/IPP se aproxima de 1 no ano de 1994 e, por conseguinte, as 

transferencias invisiveis sao menores neste ano. Alem disso, a tendencia decrescente de RI 

decorre de uma relativa melhora dos termos de troca em favor do setor agricola no periodo 

analisado 

A magnitude e a evolugao do excedente financeiro e das transferencias visiveis sao 

semelhantes em razao dos indices utilizados em suas obten§6es, IGP-DI e IPR, terem a mesma 

fonte e mesma base. Conforme esperado, o total do excedente quando se considera os termos 

de troca (RVI) e bastante superior ao excedente financeiro (mais do que 50%) na maior parte 

dos anos. Em termos proporcionais, corresponde a 52,2% e 39,9% do valor adicionado do 

setor agricola no imcio e final da decada, respectivamente, e a 4,2% e 3,3% do valor 

adicionado total. 

Tabela 3 

Evolu^ao das Transferencias Invisiveis (RI), Visiveis (RV) e Totais (RVI), do 

Excedente Financeiro R (R$ milhdes de 1999) e das Relates RI/RVI, RVI/R, RVI/ 

VAa e RVI/VAt de 1990 a 1999 

Ano 
RI RV RVI R Rl/RVI RVI/R RVI/VAa RVI/VAt 

(R$ milhoesde 1999) (%) 

1990 20.114,80 10.167,43 30.282,24 9.907,90 66,42 305,64 52,24 4,23 

1991 19.159,60 14.038,62 33.198,22 13.326,48 57,71 249,11 57,32 4,46 

1992 14.739,97 14.046,30 28.786,27 13.883,91 51,20 207,34 51,45 3,97 

1993 7.693,46 8.758,86 16.452,32 9.200,36 46,76 178,82 29,59 2,24 

1994 1.107,20 4.905,43 6.012,64 5.415,97 18,41 111,02 8,50 0,84 

1995 10.857,76 18.786,42 29.644,18 18.497,35 36,63 160,26 41,52 3,74 

1996 11.434,55 20.080,16 31.514,71 21.013,99 36,28 149,97 43,68 3,63 

1997 11.218,84 16.798,23 28.017,07 17.572,57 40,04 159,44 39,01 3,10 

1998 9.635,93 16.384,92 26.020,84 18.067,69 37,03 144,02 34,41 2,85 

1999 12.264,88 15.963,89 28.228,77 15.963,89 43,45 176,83 39,87 3,30 

Fonte: elabora^ao dos autores. 

Pode-se tecer alguns comentarios a respeito dos resultados acima. A evolugao do 

excedente financeiro esta de acordo com o desempenho do setor agricola no periodo em 

analise. Bonelli e Fonseca (1998) citam que, de acordo com diversos trabalhos, o crescimento 

da agricultura brasileira a partir da metade da decada de 80 se deu com substanciais ganhos 

de produtividade. 
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A area cultivada no Brasil cresceu de 1980 para 1985 e decresceu a partir de entao, e 

durante toda a decada de 99, a exce§ao de 1993, segundo Ferreira Filho e Costa (1999). 

Com isso, fica evidente a intensifica^ao da produgao por area. Os autores construiram um 

indice da razao entre produgao total em peso e area colhida total, com valor 100 em 1978. 

Tal indice alcangou os valores 109, 152, 163 e 223 em 1980, 1985, 1990 e 1998, 

respectivamente. Tal evolucao mostra discrepancia em relagao ao valor adicionado do setor 

agricola somente para 1985, o que e admissive! e que pode ser atribufdo a problemas de 

metodologia e/ou deflacionamento. 

A saida de recursos da agricultura em Formosa, segundo Johnston e Kilby (1977), tambem 

foi possivel gragas a aumentos na produgao agncola que, naquele caso, foram conseguidos 

com pequena elevagao no uso de insumos comprados. No caso do Brasil, a situagao e 

diferente. Houve aumento na produtividade total dos fatores (Bonelli e Fonseca, 1998) 

associada a aumento da produgao. A produgao da agricultura propriamente dita, em volume, 

foi crescente na decada de 90 (Boletim do Banco Central), sendo tambem crescente a 

utilizagao de insumos. Como exemplo, a Associagao Nacional para Difusao de Adubos e 

Corretivos Agricolas (ANDA) informa que o consumo aparente de fertilizantes cresceu na 

decada de 1990, passando de 8 milhoes para 14 milhoes de toneladas. 

Estes dados contrariam a afirmagao de Syrquin (1988) de que a mecanizagao e o uso de 

insumos intermediarios provocam redugao no valor adicionado. Tudo leva a crer que o 

crescimento praticamente constante da agricultura brasileira nas decadas de 80 e 90 foi 

possivel gragas a queda nos custos de produgao. (Ferreira Filho, 1998) Ainda segundo 

Ferreira Filho e Costa (1999), tal redugao nos custos de produgao tern tambem a ver com o 

fim dos subsidios e a conseqilente racionalizagao no uso de tratores (o que vale tambem para 

os demais insumos e bens de capital). O bom desempenho da agricultura nos anos 80 e 90 

pode tambem ser explicado, segundo Barros (1999, p. 33), pelo "acumulo de capital fisico 

e hutnano, o aumento nos investimentos em pesquisa e extensdo e melhoria da infra- 

estrutura bdsica" nos anos 70 e "a progressiva redugao na intervengdo estatal no decorrer 

dos anos 80, associada ao aprendizado das modemas tecnicas de produgao" levando a 

um aumento na eficiencia tecnica. Ou seja, fatores como pregos de insumos e credito, 

desenvolvimento tecnologico e melhoria de infra-estrutura levaram ao bom desempenho do 

setor agricola. 

Mesmo considerando as dificuldades para uma analise comparativa decorrentes da 

diversidade metodologica, os resultados desta pesquisa nao sao discrepantes relativamente a 

outros estudos. Em termos da magnitude do excedente, Karshenas (1994) afirma que o 

potencial de extragao de grandes magnitudes de recursos da agricultura na China estimado 
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por Lee16 foi possfvel em razao do rapido crescimento da produtividade agricola. A saida de 

recursos constituiu algo entre 40% a 50% das vendas do setor entre as decadas de 10 e 20, 

baixando para 30% na decada de 30, ficando neste nivel ate 1960. No caso do Brasil, o 

excedente financeiro ficou entre 7,7% e 29,1% do valor adicionado do setor agricola na 

decada de 90, com valor medio no perfodo de 21,5%. 

Quanto a magnitude das transferencias via termos de troca, as informa^oes disponiveis sao 

de que, em 1977, no Ira, as transferencias invisiveis (neste caso entrando no setor agricola) 

foram maiores do que as atribmdas ao crescimento normal do valor adicionado no setor. 

(Karshenas, 1994) O estudo de Ishikawa (1967a) revelou propor^oes entre transferencias 

invisiveis/excedente de importa§oes da ordem de 45%, -3% e 16%, respectivamente, para a 

China em 1956, Taiwan em 1962 e Japao em 1964. As proporfoes encontradas para Taiwan 

por Yotopoulos e Nugent (1976), em termos da saida liquida real da agricultura, de 28,6%, 

48,4%, 6% e -16% nos periodos de 1952-55, 1956-60, 1961-65 e 1966-70, 

respectivamente. Karshenas (1998) reporta que mais de 60% das transferencias feitas pela 

agricultura japonesa no periodo 1956-60 sao devidas aos termos de troca adversos para o 

setor. Os valores da relagao entre valor real das transferencias invisfveis e o valor real total 

das transferencias considerando os termos de troca no Brasil oscilam entre 18,4% e 66,4% 

na decada de 90. Ademais, os valores totals do excedente financeiro quando se consideram 

as transferencias via altera^oes nos termos de troca, apesar de decrescentes em razao da 

melhoria das relagoes de troca para a agricultura em todo o periodo, sao valores que chegaram 

a representar tres vezes os valores obtidos pelo deflacionamento simples. 

4 Conclusdes 

Os resultados do presente estudo confirmam a contribuic^ao da agricultura brasileira em 

perfodo recente como significativa para o processo de forma^ao de capital e crescimento da 

economia, principalmente na decada de 90. Confirmam tambem a expectativa de o excedente 

do setor agricola brasileiro ser positive na maior parte do periodo analisado. Valor negativo 

so foi verificado em um ano. Alem disso, confirmam, para a decada de 90, a hipotese de 

excedente crescente inclusive para o excedente liquido. Conclui-se tambem que os termos de 

troca desfavoraveis para o setor agricola implicam pesadas transferencias de recursos para o 

resto da economia, embora com tendencia decrescente. 

16 LEE, T. H. Statistical tables, methodology, data sources and conclusions regarding intersectoral capital flows in 

economic development of Taiwan, 1895-1960. Cornell, 1968. Prices, employment and income distribution research, 

Project. Paper n.12. 
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Furtuoso (1998) chama a atemjao para o avango da participagao do setor servigos no 

produto e no emprego a partir de 1985. Uma questao concemente ao presente trabalho e que 

o excedente financeiro se refere ao um "balantjo setorial" Se tal balango e positivo para o 

setor agrfcola, resta saber, e fica tambem para futuras investigagoes, qual setor estaria 

absorvendo tal excedente, o que no presente trabalho nao foi feito pelo fato do setor nao- 

agricola ter sido definido como o agregado de todos os outros setores. Esta observacjao se 

aplica tambem ao caso do setor extemo e o govemo. 

O fato de a tendencia crescente na estimativa de excedente estar de acordo com o 

desempenho da agricultura ao longo da decada de 90, relatado por varios autores, tambem e 

uma conclusao de destaque no estudo. Esses resultados do setor tern influencia das politicas 

macroeconomicas em geral e outras especificas ao setor agricola, como abertura comercial e 

restrigao de recursos, obrigando a aloca§ao mais eficiente destes. 
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