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EXTRATO 

Edson Universidade Federal d e  Vicosa, 
janeiro de Efeitos das P o l i t i c a s  sobre a 
Cafeicultura - Professor Orientador: 

Lima Bandeira. Professores Conselheiros: 
Carvalho Campos 

As pollticas do governo afetado 

a cafeicultura ao longo d o  tempo, os presos 

recebidos pelos os p r e p s  pagos aoç 

utilizados na de . 
de 70. foram utilizados instrumen- 

tos impostas cafeicultura 

tais como: rural subsidiado e investimentos em 

pesquisa Em 1975 e 1976, des- 

ses. houve direto aos fertilizantes. Na de 

em virtude dos planos de gerais da 

mia, essas medidas foram reduzidas. Em con- 

a cafeicultura mineira passou a fase de 

produtivo e de estando a necessitar 



politicas especificas para a sua A grande 

que esta cultura representa para Pais e para 

Estado de Minas Gerais, tanto na de receitas 

quanto na oferta de emprego para parcela significativa da 

rural, a dessas 

cas. 

Esta pesquisa tem como objetivos avaliar os efeitos 

das politicas d o  governo sobre as de 

enfrentadas pelos produtores mineiros de 

a 1990, tanto em de produto quanto de e 

verificar que ponto a5 políticas conse- 

guiram neutralizar as impostas por essas políti- 

cas. 

Para alcance dos objetivos foram utili- 

zados como dois instrumentos da teoria do 

a taxa d e  nominal e a taxa de 

Oç encontrados demonstraram que a cafei- 

cultura mineira foi altamente taxada pelas politicas 

do governo, destacando-se a5 politicas comer- 

ciais relativas ao produto e e a 

cambial. A s  primeiras, representadas pelas quotas de con- 

tribuis% como e FUNRURAL, dentre outras;, 

foram as políticas que mais prejudicaram cafeicultura, 

chegando em alguns anos a uma taxaç% d e  65% sobre o valor 

adicionado aos Dentre essas 

a cota de foi a que mais penalizou 

setor cafeeiro. cambial brasileira destacou-se 

na da cafeicultura todo o 



analisado, dada a do cruzeiro, com 

dos d e  e 1985, quando moeda esteve 

desvalorizada em ao americano e funcionou 

como politicas 

rural subsidiado foi instrumen- 

to que mais contribuiu para a das impostas 

cafeicultura, conseguindo, entretanto, neutralizar 

efeito negativo, do problema dessas 

taxas entre os produtores. investimentos em pesquisa 

representaram, em valores' abaixo 

de 1% valor adicionado a internacionais- 

Para a d o  quadro atual da cafeicultura, + 
a das diretas sobre produ- 

to. as quais, hoje, chegam a representar de seu valor, 

de uma cambial realista, para aumentar grau 

d e  competitividade d o  produto nacional. 



Problema e sua  

modelo d e  implementado p e l o  

a Guerra  Mundial concent rou- se ,  pr imei ramente ,  

na d e  Foram 

d a d a s  p a r a  que  m u i t a s  a q u i  se i n s t a -  

lassem, mediante  i n c e n t i v o s  d e  n a t u r e z a  f i s c a l  e 

cambial  1979). 

Essa d e  d e  vigo-  

rou 1964 e m  a l g u n s  setores, p e r s i s t i u  por mais 

tempo, como no caso d o s  f e r t i l i z a n t e s .  Houve, n e s s e  

do ,  uma r e l a t i v a  do setor e m  c o n f r o n t o  

com o setor i n d u s t r i a l !  sendo argumento de d i v e r s o s  a u t o r e s  

que  o p r i m e i r o  setor teria s i d o  t a x a d o  (PASTORE, 1979). 

setor e n f r e n t o u  medidas 

r ias ,  t a n t o  n o  mercado i n t e r n o  q u a n t o  n a 5  A 

cambia l ,  a 5  q u a n t i t a t i v a s  

1 



mediante o estabelecimento de quotas, os impostos e as 

funcionaram como mecanismos de expor- 

t a ~ & ~ ,  e o setor foi deixado & margem d e  uma maior 

nas vendas externas 

partir de 1964, o modelo de desenvolvimento passou 

a adotar a d e  das calcada 

numa da pauta pelo incremento das 

de manufaturados. De 1968 em diante, para estimular a5 

vendas externas, fez-se uma substancial na 

cambial, por da do sistema de 

e da fiscal, como fator d e  

incentivo constante ao setor industrial. 

contra a agricultura deu-se no 

setor fornecedor de modernos utilizados na 

das de fertili- 

zantes, d e  tarifas de impostas sobre compras 

externas de defensivos da do 

cambial na de tratores e da 

ria para a Tais medidas 

trouxeram como efeito uma para as 

produtoras desses e uma para os produtores 

rurais, na forma de pagos mais elevados em 

aos vigentes no mercado internacional 1979). 

Na atividade particular, o governo 

brasileiro interveio, com o estabelecimento de diversas 

politicas, tais como: controle da pregos d e  

garantia, pregos de registro, cotas d e  

e a do Instituto Brasileiro do no 

mercado internacional, d e  modo a permitir aumento no valor 



das brasileiras desse produto, procurando 

como importante gerador de divisas. 
1 

As pollticas de interesse geral do Pals afetaram a 

atividade a exemplo da cambial, que, 

de afetar os recebidos pelos produtores, inter- 

feriu nos pagos aos importados utilizados 

na como os fertilizantes e os defensivos. 

magnitude dos reflexos dessas variou 

com a do no contexto da economia do 

sendo maiores menores em que o 

apresentava maior ou menor nas 

brasileiras 

Em contraste com pollticas outros 

programas foram para compensar parte d o  efei- 

to negativo dessas politicas,. O Programa de Rural 

canalizou recursos para a cafeicultura a taxas de juros 

subsidiadas, por dos Planos d e  e 

dos Cafezais durante o d e  

a dos de dos 

para custeio e investimentos. O Programa de Rural 

foi um dos instrumentos mais utilizados pelo governo 

neste processo de e de 

intensificadas 1971 seriam 

uma forma d e  compensar a agricultura das 

impostas pelas pollticas comerciais via dos custos 

Para maiores detalhes. ver item 3. 



4 

d e  e o aumento d a  l u c r a t i v i d a d e  d a  

a t i v i d a d e  f i n a n c i a d a  

p o l í t i c a  d e  c o n t r o l e  d a  oferta ado tada  p e l o  gover-  

no,  no  p e r í o d o  d e  1962 a 1967, l evou  a d e  

d e  p k  d e  no  P a l s ,  o que,  a s s o c i a d a  geadas 

d e  1963, e Es tado  do  causou a 

d o  parque  cafeeiro b r a s i l e i r o  (CARVALHO 

FILHO, 

P a r a  manter e n t r e  a o f e r t a  e a demanda 

do  F e d e r a l  e s t a b e l e c e u ,  a p a r t i r  d e  1969, 

Plano  d e  e Revigoramento d o s  Cafezais  O 

p l a n o  f i n a n c i a m e n t o s  p a r a  d e  mudas, plan-  

t io,  podas ,  d e  f e r t i l i z a n t e s  e d e f e n s i v o s ,  

d e  equ ipamentos  p a r a  d e f e s a  e melho r i a  

d a  i n f r a - e s t r u t u r a  n a s  p r o p r i e d a d e s  por  

d o  c r e d i t o  rural abundante  e a l t a m e n t e  subs id i ado .  

N a  d e  adotaram- se a i n d a ,  como p o l l t i c a s  

comerciais, a f l e x i b i l i d a d e  d o s  d e  regis t ro ,  

as. q u o t a s  d e  f i x a  independente  d a  d e s v a l o r i z a-  

cambial  e a compra d e  g r a n d e s  e x c e d e n t e s  d e  

p e l o  governo  d e s s a s  p o l í t i c a s ,  medi- 

d a s  d e  i n c e n t i v o  foram a d o t a d a s  p a r a  a e 

novas  por  meio da  d o  

d a  d o  Sistema E s t a d u a l  d e  

P e s q u i s a  d o  Estado d e  Minas Gerais,  coordenado p e l a  

e composto d a  e d o  i n c e n t i v o  p e s q u i s a  d e  

p e l o  e d a  d a 5  e q u i p e s  d e  

d a  e m  Areas no f i n a l  da  

cada.  



5 

d e  abundan te  e b a r a t o  tornou- se 

c o m  programas d e  d o  governo.  

p o l l t i c a s  a d o t a d a s  d e  d o  e d o  

d a s  a u t o r i d a d e s  p a r a  a 

d o s  a jus t e s  in te rno  e x t e r n o  forçaram uma nova d i s c i p l i n a  

na d a ç  c o n t a s  e 

i n v e s t i m e n t o  (LOPES, 

Apesar d e  ter s i d o  c o n f e r i d o  t r a t a m e n t o  g r a d u a l  

r e t i r a d a  d o s  s u b s i d i o 5  a p a r t i c u l a r  

da  d a s  taxas d e  j u r o s  nominais e a d o  

volume d e  of ic ia l  a mui to  

d a  t a x a  d e  e n c a r g o s  f i n a n c e i r o s  totais  no 

r u r a l  . 
Na d e  80, e m  d o s  p l a n o s  d e  

v e r i f i c a r a m- s e  i m p o r t a n t e s  n a  po l  í- 

tics d e  r u r a l ,  a s a b e r :  d e  no  

volume a p l i c a d o  nas d a s  t a x a s  d e  j u r o s ,  que  

passaram d e  - 35 a 45% no da  com a 

533 d a  mais j u r o s  d e  3 a 5% a~ ano, e m  

e d o  P l a n o  Cruzado em que  

e x t i n g u i u  a e j u r o s  d e  7 a 

9% ao 1987-88 e VERDE, 1990). Espe-  

c i f i c a m e n t e  p a r a  a5 p o l i t i c a s  a d o t a d a s  

governo,  nesse foram o congelamento d o  con- 

f i s c o  cambia l ,  com a s a b r e  os preços 

se r e a j u s t a n d o  d o  cruzei ro ;  a 

d e  q u o t a s  d e  cambial; a 

d o  



O s  i n c e n t i v o ç  dados  a e d e  

na  d e  70 foram sendo gradua lmente  r e t i r a d o s  na  

d e  t a n t o  e m  f e d e r a l  q u a n t o  e s t a d u a l .  

p r e s t a d a  p e l o  f o i  s e n d o  p a u l a t i n a-  

mente e x t i n t a ,  culminando c o m  a comple ta  d o  

n o  p l a n o  d e  reforma a d m i n i s t r a t i v a  d o  a t u a l  governo.  O ç  

d e  e d e  p e s q u i s a  d o  E s t a d o  de 

Minas G e r a i s  so f r e r am g r a n d e  po r  p a r t e  d o  Go- 

E s t a d u a l ,  dada a f a l t a  d e  recursos f i n a n c e i r o s ,  que 

esvaziamento d e  d e  e s t a d u a i s .  

ge rando  p e r d a s  n a s  p e s q u i s a s  d e s e n v o l v i d a s  

p e l a  e n o s  d e  

p r e s t a d o s  c a f e i c u l t u r a  p e l a  d e s d e  1985, e m  

d a  f a l t a  d e  d o  p a r a  a d e s s e s  

Nos anos? a c a f e i c u l t u r a  t e m  pas sado  por  

i m p o r t a n t e s  e m  s e u  r e l ac ionamen to  com os mercados 

e x t e r n o  e i n t e r n o .  

mercado i n t e r n a c i o n a l ,  e m  j u l h o  d e  foram 

as i n e r e n t e s  ao Acordo In- 

t e r n a c i o n a l  d o  

Em i n t e r n o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  E s t a d o  d e  Minas 

a d o  parque  cafeeiro d e  e f e t i v o  

p rodu t ivo ,  r e s u l t a n t e  d a  d e  d i v e r s o s  fatores 

nega t i -vos ,  t a i s  como: remuneradores ,  f i m  da  

d o  d a  

d a  da p e s q u i s a  d a  

e x p r e s s i v a  n a  q u a n t i d a d e  d e  modernos 

u t i l i z a d o ç ,  f a l t a  d e  rural p a r a  i n v e s t i m e n t o ,  
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escasso para custeio e altos encargos financeiros. 

cultura d o  d e  grande na 

de renda, tanto para o Estado d e  Minas Gerais quanto para 

Pais. Contribui, ainda, efetivamente para emprego de 

parcela significativa da d e  trabalho . No 

entanto, as politicas adotadas pelo governo brasileiro 

os preços recebidos pelos cafeicultores e os 

pagas aos utilizados na de 

pollticas implementadas na de 70 

foram retiradas com o5 planos de dos anos 

atividade necessita de politicas 

para G seu dada a fase de efetivo 

que a cafeicultura mineira atravessa no momento. 

1 

Para a de novas pollticas, torna-se 

relevante a5 pollticas comerciais relativas ao 

de taxas e aos 

da cambial o5 recebi- 

dos pelos produtores e que ponto as pollticas d e  

dito rural, d e  garantia. pesquisa c 

compensaram efeitos negativos dessas pollticas. 

O b j e t i v o s  

objetivo geral desta pesquisa avaliar efeitos 

das politicas governamentais çobre os recebidos 

cafeicultores de Minas Gerais no de 1970 a 

Para maiores detalhes, ver item 



a 

Espec i f i camente ,  pretende- se  os efeitos d a s  

s e g u i n t e s  p o l l t i c a s  sobre a c a f e i c u l t u r a  mineira:  

a) p o l l t i c a s  c o m e r c i a i s  r e l a t i v a s  d e  e 

d e  f e r t i l i z a n t e s ;  

pol  d e  r u r a l :  

c) p o l l t i c a s  d e  d o  do  d i e s e l ;  e 

p o l l t i c a s  d e  i n c e n t i v o  a 



2. 

A Taxa de Nominal definida como 

sendo a porcentagem com que interno excede 

no mercado internacional, sendo este transformado pela taxa 

d e  d e  mercado. A taxa d e  nominal, assim 

obtida, uma medida do resultado d e  efeitos 

de pollticas que afetam prego interno, direta 

ou indiretamente. em ao mundial. 

Taxa de Efetiva expressa a 

d e  e m  termos da de excesso do valor 

adicionado internamente em ao valor adicionado 

internacionais, excesso resultante da 

de tarifas e de outras medidas protecionistas de 

e produtos. efetiva para determinado 

produto influenciada por tarifas sobre 

utilizados para produzir outro preciso descer 
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a p e n a s  um degrau  na e s t r u t u r a  d e  (CORDEN, 

1966) . 
A da  que  no i n i c i o  e s t a v a  v o l t a d a  

quase  que  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  a d e  t a r i f a s ,  e v o l u i u  

r ap idamen te  p a r a  i n c l u i r  o u t r o s  t i p o s  d e  p o l i t i c a s  comer- 

cia is ,  a s a b e r :  q u a n t i t a t i v a s ,  

t a x a s  i n d i r e t a s ,  programas d e  

c u s t o s  d e  t r a n s p o r t e ,  da  t a x a  de  e 

A 1984 

Determinada a t i v i d a d e  sendo  p r o t e g i d a  quando 

taxa d e  e f e t i v a  p o s i t i v a  e, d e  maneira  

t axada  t a x a  n e g a t i v a .  

No da en t ram,  p o r t a n t o ,  um componente 

nominal d i t a d o  t a r i f a s  s o b r e  a d o  p rodu to  

e u m  componente que eng loba  a 5  t a r i f a s  s o b r e  o5 

c o n s i d e r a d o s  

c o n c e i t o  m a i s  que  o da  e f e t i v a  

C o d a  e f e t i v a  ou e f e t i v a  

pensada ,  que  o b t i d a  quando 05 da 

cambial  

setores de d e  e m  que a 

p o s i t i v a ,  na  convencional  

compensada s u p e r e s t i m a- s e  o d e  e f e t i v a ,  

que i g n o r a  o f a t o  d e  a cambial n e u t r a-  

l i z a r  p a r t e  da  concedida .  Nos setores 

d e  e m  que na d e  a 

e f e t i v a  ou n e g a t i v a ,  a cambial  

a t u a  como a d i c i o n a l  



A taxa d e  e f e t i v a  l i q u i d a  a q u e l a  r e f e r e n-  

te  d e  l i v r e  P a r a  t a n t o ,  

c a l c u l a- s e  uma taxa d e  d e  

A e f e t i v a  pode c a l c u l a d a  t a n t o  p a r a  um 

q u a n t o  p a r a  um , como caso 

do  no q u a l  p e l o  menos um d o s  importado.  Um 

s u b s i d i o  e l e v a  o prego  i n t e r n o  d e  um p rodu to  

e e q u i v a l e n t e  a uma t a r i f a ,  ao p a s s o  que  um impos to  d e  

e q u i v a l e n t e  a um h 

Segundo CORDEN e a 

p r e s a  a uma d e  fo rmuladas  ou 

i m p l i c i t a m e n t e  p e l a s  d e s t e  c o n c e i t o .  A 5  

a s e g u i r  c o n s i d e r a d a s  mais impor t an t e s :  a )  

q u e  as coeficientes d e  se jam 

f i x a s :  a5 e l a s t i c i d a d e s  d a  demanda d e  e x p o r t a c ã o  e d a  

o f e r t a  d e  i n f i n i t a s  d e  p a i s  pe- 

tens a n t e 5  e 

sendo  as cambia i s  d a 5  

a magnitude da t a r i f a  a p l i c a d a  

s o b r e  um p rodu to  co r r e sponde  e n t r e  

p r e ç o s  e i n t e r n a c i o n a i s ;  e as tari-  

f a s  d i sc r iminam c o n t r a  ou a f a v o r  d e  

outros pa i  

2.2. de L i t e r a t u r a  

A5 pol l t icas  e a s  pol l t i cas  comer- 

c i a i s  enorme impac to  n a  a g r i c u l t u r a  d e  mu i to s  e m  



desenvolvimento, por alterarem os relativos d e  pro- 

dutos e Tarifas, impostos de 

e outras designadas a proteger os setores 

da economia efeitos sobre o 

da taxa d e  real e, portanto, afetam os de 

todos os bens na economia, inclusive bens 

A partir da de 50, os estudos das tarifas e 

seus efeitos restritivos então existentes tomaram novo 

impulso em favor d o  estabelecimento do mercado euro- 

peu e das sobre tarifas nas rodadas multilate- 

rais d e  d o  (Acordo Geral de Tarifas e 

Na d e  60, o5 especialistas em inter- 

nacional, envolvidos na P na 

d o  da comercial sobre o 

mundial, desenvolveram e aplicaram um para 

este tipo de Trata-se do conceito da 

efetiva, ou 6 denominada: 

cita do valor adicionado". Essa foi 

estudada pelos pesquisadores diante das empi- 

ricas de sistema de de barreiras no 

internacional discriminava injustamente inte- 

resses de menos desenvolvidos, especial- 

mente com suas d e  manufaturados 

para os desenvolvidos. 

As primeiras teoria da estrutura 

a da taxa d e  efeti- 

va quanto de determinados vieram, 
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segundo CORDEN d e  Barber  p e l o  

Humphrey p e l o s  E s t a d o s  Unidos; e 

p e l a  e m  que a5 t a x a s  

d e  e f e t i v a s  foram c a l c u l a d a s ,  d e  

e JOHNSON 

B r a s i l ,  e m  d i v e r s o s  t r a b a l h o s  mos t ra r  

a e f e i t o  d a s  p u l l t i c a s  s o b r e  a a g r i c u l t u r a .  

'JON DOELLINGER et a l i i  (i9741 a n a l i s a r a m  a 

comerc ia l  b r a s i l e i r a  p a r a  o5 d e  e 

a v a l i a n d o  r e s u l t a d o s ,  levaram e m  c o n t a  

e f e i t o s  que medidas t rouxeram a g r i c u l t u r a  

d e  

et a l i i  (1976) mostraram as  

a d e  venda nu 

mercado e x t e r n o ,  a 5  q u o t a s  d e  impos tos  espe- 

c i a i s  na e o u t r o s  c o n t r o l e s .  E s t a  s o b r e  

a comerc ia l  b r a s i l e i r a  i n d i c a  uma 

impos ta  setor e x p o r t a d o r  

t a l  e f e i t o s .  

dedicou- se  d a  r ece-  

b i d a  pela a g r i c u l t u r a  p a r a  o d e  a E s t i -  

mou a t a x a  nominal d e  p a r a  d i v e r s o s  de  

consumo i n t e r n o  e d e  mostrando que produ- 

tores d e  bens de consumo i n t e r n o  receberam maior 

do que o5 de E s s e  cons ide rou ,  

o5 pregos  i n t e r n o s  e e x t e r n o s  d o s  p r i n c i p a i s  

c o l a s  impor t ados  usados  na  a t i v i d a d e .  No i, mostram- 

se o5 r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  por a u t o r .  



i71 
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QUADRO 2 - Coeficientes das Tarifas para Cafe, 
Soja,  Trigo e Cacau, no Perlodo de 1947 

a 1975 

Soja Trigo Cacau 

1947 

1949 
1950 
1951 

1953 
1954 

1956 
1957 

1959 

1961 

1965 
1964 
1965 
1966 
1967 

1971 

-1.1 
-1 
-1 ,o 

-0 

- 0.2  
0 o 

referido ainda, o impacto da taxa de 

sobre a oferta E demanda dos produtos, 

utilizando diferentes elasticidades calculadas por outros 

autores. 

analisando a efetiva 

da agricultura em Paulo no perlodo de 1968 a 1978, para 

arroz, milho e soja, considerou, do5 



i n t e r n o ç  e e x t e r n o s  do produto .  i n t e r n o ç  e 

externos d a s  u t i l i z a d o s ,  Encontrou r e s u l -  

t a d o s  d e  nominal  e e f e t i v a  n e g a t i v a s  p a r a  

p r o d u t o s  como milho,  e e r e s u l t a d o s  

p o s i t i v o s  p a r a  arroz. uma d a  

d a  p e s q u i s a  e n t r e  os produ toç  p a r a  

mercado i n t e r n o  e p a r a  a s e m .  contudo,  

l a  (Quadro  

3 - C o e f i c i e n t e s  T a r i f a s  d e  E f e t i v a  
e Nominal Pau lo ,  1968 

a 1978 

e s t u d a n d o  os efeitos p o l l t i c a s  

ç o b r e  setor d e  soja e m  encon- 

t r o u  taxaç de e f e t i v a s  n e g a t i v a s  pa ra  o d e  



1977 a 1982 e p o s i t i v a s  p a r a  ano d e  

Esse a u t o r  c o n s i d e r o u  os r e c e b i d o s  p e l o s  pro- 

d u t o r e s  d e  s o j a ,  os no  mercado i n t e r n a c i o n a l ,  

preços pagos pelos p r i n c i p a i s  u t i l i z a d o s  

n o s  mercados i n t e r n o  e e x t e r n o  e a d a ç  p o l l t i c a s  

como r u r a l .  E l e  a i n d a  e s t imou  a s  

d e  p e l a  cambia l ,  por 

do  de  uma taxa d e  d e  

(Quadro  

4 - E s t i m a t i v a s  d e  d e  Preços n o  Setor 
d e  Soja, no P e r l o d o  d e  a 

S a f r a  TPN 

: 1984 . 

- t a x a  f i n a l  de nominal.  
TPN - t a x a  d e  nominal.  

- t a x a  d e  e f e t i v a .  
- taxa f i n a l  d e  e f e t i v a .  

2 e 4 - C a l c u l a d o s  com na  t a x a  d e  d e  e q u i l i b r i a  
1 e 3 - C a l c u l a d o s  com base na t a x a  d e  o f i c i a l .  

e s tudou  e f e i t o s  da  

comerc ia l  s o b r e  a a g r i c u l t u r a  no Es tado  d e  Pau lo ,  p a r a  
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culturas d e  a r r o z ,  ' d a s  l a r a n j a ,  m i lho  e 

soja,  n o  d e  17708'71 a 19828'83, encon t r ando  taxas d e  

n e g a t i v a ç  p a r a  p rodu toç  d e  d u r a n t e  

t o d a  a d e  anos. e t a x a ç  p o s i t i v a s  e n e g a t i v a s  alter- 

nando-se p a r a  os produ toç  d e  mercado i n t e r n o .  r e f e r i d o  

a u t o r  c a l c u l o u  as taxas d e  p a r a  q u a t r o  

d i f e r e n t e s  p a r a  cada  p rodu to ,  cons ide rando  

com r u r a l .  e c o n c l u i u  q u e  as 

d i f e r e n t e s  d e  e x e r c e m  

s i g n i f i c a t i v a  s o b r e  a e f e t i v a .  o r u r a l  

t e m  g r a n d e  n a  d a ç  taxas d e  

p r i n c i p a l m e n t e  n o s  anos d o  a n a l i s a d o ,  dadas  

aç g r a n d e s  taxaç 

A nominal ,  apenas  n o  

d o  p rodu to  ou d o  do  i n t e r -  

no e m  ao d o  mercado i n t e r n a c i o n a l  s% medidos 

p e l a  s e g u i n t e :  

P 

P 

q u e  TPN = t a x a  d e  nominal ,  P d o  

t o  a i n t e r n o s  e P p r e p s  no mercado 

Formalmente d e f i n i d a ,  a o 

( p o s i t i v o  ou n e g a t i v o )  d o  v a l o r  a d i c i o n a d o  



o b t i d o  sob a d e  t a r i f a s  e d e  o u t r a s  medidas  d e  

no5 mercados d o  p rodu to  e d e  s o b r e  o 

v a l o r  a d i c i o n a d o  aos i n t e r n a c i o n a i s ,  conforme i l u s -  

t r a d o  1 a 

P 
P 

e m  que V valor a d i c i o n a d o  a e V 

a d i c i o n a d o  a i n t e r n a c i o n a i s .  

P P 

v a l o r  a d i c i o n a d o  a i n t e r n a c i o n a i s  pode 

d e f i n i d o  d a  s e g u i n t e  forma: 

n 

e m  P i  = i n t e r n a c i o n a l  = coeficiente 

d e  e m  termos e ?i 

do i usado na 

i 

Dada a d i f i c u l d a d e  d e  dados  para a da  

. E .  
P P 

E s t a  resu l ta  

acima, pode-se u t i l i z a r  a s e g u i n t e  

- E a .  

e 

d a  dado que 



e m  que X .  = q u a n t i d a d e  do  insumo i u t i l i z a d o  na 

d e  total  d e  e E t a x a  d e  

d e  b r i o .  

Um termo d a  q u e  u t i l i z a d o  p a r a  

d a  o v a l o r  a d i c i o n a d o  por  u n i d a d e  d e  p rodu to  

a p r e ç o s  A d e s s e  termo 

i n c l u i  as  n o  d o  e no  d o s  

u t i l i z a d o s  e m  sua causadas  p e l a s  

gove rnamen ta i s  n o s  mercados do  p rodu to  e d o s  

P 

A no  d o  p a r a  o5 p r o d u t o r e s  

dada p e l a  que segue: 

e m  que t magnitude d a  nu d o  p a r a  

p r o d u t o r e s ,  P r e c e b i d o  

e = d o  no  mercado i n t e r n a c i o n a l .  

P 

Com aos a d i s t o r -  

t medida p e l a  

abaixo: 

- 
, 

I 

1 
E 

1 

e m  q u e  magnitude d a  no  d o s  

d o  insumo no  mercado e p r e ç o  do 

insumo n o  mercado i n t e r n a c i o n a l .  

1 
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O p r e p  do produto  e G do5  u t i l i -  

zados  na  p r e s e n ç a  d e  t a r i f a s  podem d e f i n i d o s  d a  segu in-  

t e  forma: 

e m  que  (1 = ou sobre produ to  

e ( I  + t = ou s o b r e  

P 

I 

Dadas a s  e v a l o r  

a d i c i o n a d o  po r  d e  a pregos  d e f i n i d o  

como segue: 

Por p r a t i c a s ,  e m  vez  de t r a b a l h a r  c o m  coefi- 

c i e n t e s  d e  e m  termos f pode- se 

u t i l i z a r  uma q u e  d e f i n a  as 

e n t r e  e p r o d u t o  e m  termos d e  v a l o r ,  

+ t 
P P 

e m  q u e  a. = d o  insumo 

i no  cus to  d e  d e  uma d e  b e n e f i c i a-  

do  a pregos  

a e m  



Tomando por  base  a e n e l a  

e e m  c o n j u n t o  com e 

a d a  

n 
cum E a .  i. 

esta pode i n d u z i r  a s  

s e g u i n t e s :  

Se t t . t t . 
1 P P 1 

Deve-se ressaltar q u e  o numerador s i n t e t i z a  resul- 

t a d o  f i n a l  d a s  d e  e n f r e n t a d a s  pelos produ- 

tores e q u e  t o d a s  a s  n o  p rego  d o  E n a  



u t i l i z a d o s  e m  ass im como os 

na  t a x a  d e  c a p t a d a s  p e l a  acima, 

por  d o s  termos e ti. 

A i n d i c a  que  a t a r i f a  e f e t i v a  depende 

d a s  t a r i f a s  s o b r e  o produ to  f i n a l  e s o b r e  os e da  

d e s t e s  no c u s t o  do  p rodu to  f i n a l .  A 

t a r i f a  s o b r e  p rodu to  p p r o t e g e  o p r o c e s s o  p rodu t ivo ,  

a q u e l a s  impos t a s  s o b r e  os o A 

t a x a  e f e t i v a  t a n t o  maior quan to  menor f o r  a 

impor tados  por d o  produto  

f i n a l  . 
P e l a  foram apenas  a s  

impos t a s  aos p r e ç o s  n o  l i v r e  p e l a s  

t a r i f a s .  c a s o  d o  e n t r e t a n t o ,  conside-  

r a r  e f e i t o s  d o  r u r a l  s u b s i d i a d o  s o b r e  a s  

r e l e v a n t e s  p a r a  o d a  e f e t i v a ,  

s e j a :  d o s  e d a s  p r o d u t o s  e c u s t o  d e  

O rural s u b s i d i a d o  pode ser i n t e r p r e t a d o  

como d o  bem f i n a l  e t e m  o mesmo e f e i t o  

que  uma t a r i f a  nominal ,  podendo a f e t a r  a d e  p e a 

t a x a  d e  e f e t i v a .  O s u b s i d i a d o  pa ra  a 

d e  f e r t i l i z a n t e s  pode cons ide r ado  como 

s e u  consumo (LEITE DA 

D a  m e s m a  forma, i n v e s t i m e n t o s  governamenta i s  com 

pesqu i s a  e podem ser cons ide r ados  como 

do  p rodu to  bem como alterar sua  

taxa d e  e f e t i v a .  



Para incorporar tais efeitos, a pode 

ser assim escrita: 

i a. 

em que taxa d e  efetiva d o  produto = 

tarifa nominal d e  d e  forma a incluir qualquer 

subsidio; taxa de de ti = 

tarifa nominal insumo i, definida de forma a 

incluir qualquer subsidio; taxa de ao emprego 

do insumo i pelos produtores de e = do 

insumo i pelos produtores de p a partir d o  preço de livre 

sem considerar 

do agregado d e  um bem existe a 

de normalmente transacionados interna- 

cionalmente, assim de consumo atendido 

somente pela sendo seus 

cotados no mercado 

transporte interno e em geral 

exemplos desse tipo de comercialiiados entre 

Para setor d e  transportes, os 

d e  e energia exemplos de 

e contribuem significativamente para a 



d o  v a l o r  ag regado  d e  m u i t a s  a t i v i d a d e s .  E a 

teoria e x p o s t a  nas i t e n s  a n t e r i o r e s  i n c l u i u  estes 

nem a5 t a r i fas  q u e  s o b r e  

A abordagem dada po r  p rocurou  res- 

t r i n g i r  c o n c e i t o  d e  e f e t i v a  a t i v i d a d e  e m  

ao d e  ao5 

T r a t a  o insumo como o u t r a  

“ t r a d a b l e “ ,  com t a r i f a  E s t e s  apare-  

cem na denaminador d a  seja.  - 

e A r e a  de 

e s t u d o  eng loba  a pe r íodo  d e  anos .  

e n t r e  1970 e A d e  a n a l i s a r  esse p e r í o d o  

d o  p r e s s u p o s t a  d e  q u e  a grande  impulso d a  c a f e i c u l -  

t u r a  m i n e i r a  i n i c i o u- s e  e m  com o P l a n o  d e  e 

d o s  de grande  

dado t a n t o  p e l a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  rural  q u a n t o  

p e l a  p e s q u i s a  e A Area d e  e s t u d o  

compreende E s t a d o  d e  Mina5 Gerais coma um todo ,  po r  ser G 

maior n a c i o n a l  d e  e, p a r  ser este a 

mais i m p o r t a n t e  p rodu to  d a  e s t a d o .  



do  foram tomados no mercado i n t e r n a-  

c i o n a l  como a s  que  p r e v a l e c e r i a m  e m  l i v r e  

Muito embora o B r a s i l  t e n h a  d e  i n f l u i r  

n o s  pregos  d o  mercado i n t e r n a c i o n a l ,  como 

pequeno" dado Acordos I n t e r n a c i o n a i s  d o  v i-  

g e n t e s  na  maioria dos d a  

P a r a  o5 d o  mercado i n t e r n o  d o  foram 

os pregos  r e c e b i d o s  p e l o s  p r o d u t o r e s  

p e l a  Empresa P e s q u i s a  d e  Minas 

Gerais P a r a  

SE os b r a s i l e i r o s  d e  

p u b l i c a d o s  p e l ü  

u t i l i z a d o s  p r egos  p a r a  o d e  

como f o n t e  d e  simples como f o n t e  

d e  e o d e  como f o n t e  d e  

f e r t i l i z a n t e s  foram c o n s i d e r a d o s  por r ep re sen t a r em a 

grande  p a r t e  d a s  b r a s i l e i r a s ;  levou- se c o n t a  

d e  p e l a  esse 

f o i  a c r e s c i d a  m a r g e m  d e  e s t imada  

po r  e m  

05 p r e g o s  do  mercado i n t e r n o  os p r e g o s  pagos 

p e l o s  p r o d u t o r e s  d e  Minas Gerais e p u b l i c a d o s  pela 
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Para a5 despesas com consideraram-se 

apenas as despeças com diesel, em vista 

variar d e  a do custo total da hora 

de trator e ser um produto 

men te . 
Para preços internos, adotou-se preço pago 

de Minas Gerais publicados pela 

Para o5 preços no mercado internacional, consideraram-se a5 

pela no 

mercado de Rotterdam, coma preços referem-se a ataca- 

do, foi acrescida uma margem de de 30% 

(HOMEM DE 

Taxa de de 

Como o intuito das taxas de nominais e 

efetivaç de o de exprimir a entre os 

que vigoraram Pais e os que vigorariam 

livre mercado, a taxa de oficial do pode 

usada para a dos internacionais em 

valores nacionais, dado que aç politicas 

controle da taxa de e de e 

demais instrumentos da brasileira 

os valores da taxa de na das 

em para os valores em cru- 

zeiros, utilizou-se a estimativa da taxa de de 

calculada neste trabalho por meio do preso- 



das divisas externas, calculado pelo 

De com aquela internacio- 

nal, o das divisas em era de cru- 

zeiros por que significa que valor nominal da 

oficial esteve sobrevalorizado em 

Tais valores o5 que supostamente equilibrariam a conta 

corrente País  no 

L 

Para utilizou-se a entre a 

taxa d e  crescimento do brasileiro e a taxa d e  cres- 

cimento do americano, ou seja, a partir da teoria da 

paridade do poder de compra, conforme utilizada por LOPES 

em que E = taxa de real de equilíbrio no ano 

= taxa nominal d e  equilíbrio no ano d e  calcula- 

n 

da pelo Banco Mundial. 

internacional, foi somente G 

americano, por ser aquele pais G maior parceiro comer- 

cial d o  Brasil, tanto na de cafe quanto na 

de fertilizantes. Por desse 

mento, encontrou-se de por para a 

taxa de cambio de em de 1770. Para a 

da taxa de oficial nominal para a taxa 

d e  real, procedeu-se da mesma maneira. 

No Quadro 5, apresenta-se a entre a 

taxa de oficial e a de 



5 - entre as Taxas de Oficial 
d e  brio , n o  de 1970 a 
(Cruzeiros de 

Oficial 1 

(E - 

283 

-0 253 

-0,244 

-0 247 
251 

-0,145 

-0.004 
0,011 
0,012 

-0 157 
-0,094 

-0,253 

-0 474 

. 

FONTE: 1 

2 . 4 . 4 .  Coeficientes de 

coeficientes de utilizados 

basearam-se em da realidade do sul  

d e  Minas, elaborados pelo e e em levanta- 

mentos da realidade da Zona da Mata e d o  

da cafeicultura mineira, elaborados pela em 

1778 



Para a dos coeficientes de 

no da foi transford-10s no 

valor gasto para cada saca de 60 kg. 

Segundo e (1973). a d o  

obedece a um ciclo em que uma safra abun- 

dante tende a exaurir a ocasionando-lhe no ano 

seguinte quebra em sua produtividade. Para esse fator 

interferir no da foram utilizadas 

da produtividade d o  cafe em Minas Gerais. 

Segundo RACHA a compensa o 

ciclo d o  cafeeiro. 

calculo das taxas de efetiva foram 

incluidos setor de defensivos e setor de 

maquinas e pela grande variedade de produtos e 

dificuldade em encontrar mercado internacional produtos 

equivalentes para de Entretanto, os 

principais itens custos de como os 

fertilizantes e o diesel, foram incluidos na 

e, mostram os a desses 

mos alterou significativamente a5 taxas d e  A 

portanto, daqueles outroç itens consti- 

tuiu u m  vies significativo nos resultados obtidos. 

Coeficientes d e  para T r a t o-  
r e s  

Para do consumo de diesel, 

utilizaram-se dados d o  Quadro com que foi calcula- 

do da Area que utiliza trator na sul de Minas 
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e a de utilizada por hectare de no 

Estado de Minas Gerais. 

Foi considerado um consumo d e  nove litros d e  

diesel por consumo este de um trator 

265 com de Segundo dados 

do esse era trator mais utilizado 

cafeicultores do sul d e  Minas. 

Tendo em vista existirem levantamentos do 

de tratores utilizados na cafeicultura das demais 

de Minas Gerais, consideraram-se apenas os dados d o  sul do 

estado. Posto que rural subsidiado vigorou 

1981, quando foi dado grande incentivo para a de 

tratores, consideraram-se os dados de 1930 para 

de a e os de 1985 para de 1982 a 1990. 

de 1970 a observaram-se 

trator por hectare. enquanto para o perlodo 1982 a 1990 

13.40 por hectare. 

Coef ic ientes  óe p a r a  

Para perlodo de utilizaram-se os dados 

da obtidos mediante o levantamento da cafeicultura 

da Zona da Mata e do Minas e 

sul de Minas, calculou-se a 

ponderada entre lavouras e novas e entre lavouras 

pequenas, ou grandes para cada nutriente utilizado 

por cova. Consideraram-se a densidade de 1.579 covas por 

hectare para o sul de Minas e a de 1.651 

para a Zona da Mata e 
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55 coeficientes encontrados para as duas 

apresentado5 no Quadro 

QUADRO - Coeficientes d e  para a Zona 
da Mata e Sul de Minas Gerais em (Nu- 
trientes em 

I Mata 

oro 

Pot 

FONTE: e e 

Ponderaram-se. porcentagem das de 

cada u m a  das as seguintes porcen- 

tagens-. 

. Zona d a  Mata - da do estado: e 

. Zona Sul de Minas - da Area do estado. 

Estes resultados foram considerados para o Estado de Minas 

como um todo (Quadro i ! .  

Para 1985. os dados do Levantamento 

da Cafeicultura Mineira (Quadro as por- 

centagens das propriedades que utilizam os nutrientes pelas 

quantidades aplicadas e a Area de de cada uma das 



c 

p r o d u t o r a s  d o  e s t a d o .  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  

n o  7. 

i - C o e f i c i e n t e s  d e  p a r a  Ge-  
rais 

N u t r i e n t e  

1975 1985 

oro 

P o t  

106 

46 94 

120 

34 

129.49 

e e 

Com n o 5  c o e f i c i e n t e s  a p r e s e n t a d o ç  n o  Quadro  

foram c a l c u l a d o 5  os c o e f i c i e n t e ç  e m  termos d e  

q u a n t i d a d e s  por  saca d o  d iv id indo- se  a q u a n t i d a d e  

h e c t a r e  p e l a  p r o d u t i v i d a d e  d e  Minas Gerais, e m  

r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a d o s  no  

a. 

Foram c o n s i d e r a d o s  os p a r a  d e  

mudas e p l a n t i o  d e  c a f e ,  segundo dados  e x t r a i d o s  doç  

a n u a i s  d o  s endo  o5 montan tes  a p l i c a d o s  e m  

custeio? i n v e s t i m e n t o s  e p u b l i c a d o s  pelo 
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- C o e f i c i e n t e s  de  no d e  
1970 a 

D i e s e l  

1971 
1972 21 
1973 
1974 
1975 a .a5 2-33 

i977 9-92 11-21 

1979 3 ,36 

7 

73 10 37 

10 

,a7 

13 27 14-99 

1964 

1990 

FONTE: Ca lcu lado  pelo a u t o r .  

Banco C e n t r a l  d o  B r a s i l  9). 

P a r a  o d o s  s u b s i d i a s ,  foram c o n s i d e r a d o s  

j u r o s  v i g e n t e s  p a r a  cada ano,  d e  acordo  com f i n a l i d a d e ,  

s e u s  p r a z o s  e s u a s  e e comparados 

com as t a x a s  d e  a n u a i s .  procedimento f o i  

u t i l i z a d o  por MATA que  a f i rma  que  o custo d e  opor- 

t u n i d a d e  do  c a p i t a l  ou u m a  t a x a  d e  juros d e  mercado 

seriam adequadas p a r a  termo d e  € l e  

e n t r e t a n t o ,  que  a5 do mercado d e  

c a p i t a l  n o  P a i s  d i f i c u l t a m  a do  c u s t o  d e  
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9 - Rural na Cafeicultura d e  Minas 
Gerais. no Perlodo d e  1970 a d e  
Cruzeiros de 1990) 

Ano Plantio' Custeio Tota l  

bem como as estimativas d o  custo de oportuni- 

dade d o  capital no setor Com a d o  

de subsidio estaria medindo volume de 

que deveria ser somado ao montante pago pelos 

agricultores para manter, em termos reais. o valor aplicado 

no perlodo anterior. Deve-se ressaltar, entretanto, que 

subsidio calculado dessa forma pode ter sido subestimado, 

uma vez que consideraram as taxas de juros de merca- 

do. Todavia, dadas as altas taxas observadas 



no t a l  i n f l u e n c i o u ,  d e  

forma o5 r e s u l t a d o s  

1 

2.5. E 

d e s c r i t o s  n o  

Foram c o n s i d e r a d o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  p e s q u i s a  

p e l a  e sendo  

dados  c o l e t a d o s  e m  cada uma d a 5  Foram cons i-  

d e r a d a s  a d o  e a da  

do5 c u s t o s  d e  p e s q u i s a  e 

f e i t o  p o r  d e  r e g i s t r o s  

foram d e s p e s a s  com pes- 

soa:, de d e  

demais  cujo5 dados foram f o r n e c i d o s  

pela 

d a  

rios dü sendo  dados ,  at+ r e t i r a d o s  

d a  

P a r a  ano d e  com a d e  p a r a  

f o i  cons ide r ada  a e n t r e  1976 e 1774. 

p a r t i r  d e  19'47, dados foram e s t i m a d o s  da 

empresa ,  p e l o  f a t ü  de o5 apresen ta rem o5 

d o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  p e s q u i s a  p a r a  cada 

a. 

gastos r e a l i r a d o s  a 

cia p a r a  o5 p r o d u t o r e s  foram de 



d a  empresa.  Como a 

t r a b a l h a  com produ tos .  foram computados o 

menta t o t a l ,  to ta l  d e  p r o d u t o r e s  no5 

d i v e r s o s  p r o d u t o s  e d e  p r o d u t o r e s  a s s i s t i d o s  e m  

Calcularam- se o p o r  p r o d u t o r  a s s i s t i d o  e,  

da assistfacia p a r a  

P a r a  a5 u n i v e r s i d a d e s  e foram c o n s i d e r a d o s  

o5 r e a l i z a d o s  com e s t u d a n t e s ,  e m  d e  

e e 

fei tos p e l o s  p r o f e s s o r e s  E p e s q u i s a d o r e s  dessas 
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OUADRO 10 - Investimentos em Pesquisa e 
no Estado de Minas Gerais 

de Cruzeiros) 

1970 
1971 
1972 
1973 

1975 
1976 
1977 
1973 
1979 

1931 
1932 

1935 

1939 
1990 

97 51 
24 50 
91 13 
162.67 

63 
49 

244 92 

303 04 
377 71 

640 20 

570 

296 26 

64 

122 34 
20 60 

34 

37, 

72.62 

19 53 
22,23 

13 
16 

o2 
5.67 

11 ,?6 

9.37 

9.42 

14.90 
12, 
6,79 

297 15 

429 65 

740 
675 77 

596 
555.83 

787 95 

748 04 
903.27 

361 i6 

495.74 

- i 
2 

da pesquisa. 



GERAIS DO SETOR CAFEEIRO 

E 

Os o b j e t i v o s  d e s t e  d a r  uma g e r a l  

do  mercado i n t e r n a c i o n a l  d e  cafe., q u a n t o  aos aspectos pro-  

d u t i v o s  d o  no B r a s i l  e e m  Minas G e r a i s ,  e uma 

b reve  r e t r o s p e c t i v a  d o s  mecanismos d e  d o  gover-  

mercado d e s s e  p r o d u t o  e d a s  p o l i t i c a s  que  i n f l u e n c i a-  

ram d i r e t a  i n d i r e t a m e n t e  os r e c e b i d o s  pro- 

d u t o r e s  d u r a n t e  o cons ide rado ,  t a i s  como 

d e  p r e s o s ,  rural,  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  

p e s q u i s a  e e cambial .  

Mercado Internacional 

O u m  d o 5  p r i n c i p a i s  n o  

i n t e r n a c i o n a l ,  s endo  f o n t e  d e  d i v i s a s  p a r a  g rande  

d e  p r o d u t o r e s  e m  f a s e  d e  desenvolvimento.  

Dadas a d e  seu  c u l t i v o  e a por  

t o d o  o mundo, uma d e  oferta e demanda 

39 
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mund ia i s  pa r a  a maior e s t a b i l i d a d e  d o s  p reços .  Es sa  regula- 

processava- se  p e l a  I n t e r n a c i o n a l  do  

c r i a d a  e m  1962, congrega 73 mem-  

b r o s ,  s endo  48 e 25 impor t ado re s  

Cerca d e  56% d a  mundial d e  1960 a 

1988) p r o v e n i e n t e s  d a  B r a s i l ,  da  d o  

d e  E l  e d a  l i ) .  

E s t a d o s  Unidos e d a  Comunidade 

- os maiores consumidores mundia i s  d e  

importando e m  t o r n o  d e  90% d o  total  e x p o r t a d o  

A d o  B r a s i l  n a s  mundia i s  d e  

e m  1960 era  d e  passando p a r a  e m  

e m  e e m  1988 T a i s  

decor re ram,  d e n t r e  o u t r a s  c a u s a s ,  d a  b r a s i l e i r a  d e  

d a s  d e  com o o b j e t i v o  d e  melho-  

rar o d e  p r e p s  n o  mercado i n t e r n a c i o n a l .  o 

B r a s i l  r e s t r i n g i u  s u a  o f e r t a ,  os demais  p r o d u t o r e s  

r eag i r am aos d e  aumentando s u a  

e e f azendo  com que  o B r a s i l  p e r d e s s e  parcela 

s i g n i f i c a t i v a  d e s s e  mercado. A s s i m  q u e  a segun- 

d o  maior produ to r  mundial d e  c a f e ,  passou d e  12% d o  total  

mundial  e x p o r t a d o  e m  1969 p a r a  e m  1980, enquanto  o 

B r a s i l  c a i u  d e  p a r a  no  m e s m o  



OUADRO - d a s  P r i n c i p a i s  
Exportadores  na5 de 
e m  n o  d e  a 

A 5  d o  (Acorda I n t e r n a c i o n a l  

d o  vigoraram e n t r e  1962 e 1972, h a v i a  no 

mercado mundial grande e n t r e  a oferta e a 

demanda. mecanismo procurava g a r a n t i r  o 
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adequado aos consumidores ,  aos 

d o s  problemas r e s u l t a n t e s  d a s  ex-  

c e s s i v a s  d a 5  d e  e d e  volumosos 

e s t o q u e s  e m  d i v e r s o s  p r o d u t o r e s .  O p r i n c i p a l  meca- 

nismo do  aco rdo  p a r a  d e  p r e ç o s  era um esquema 

d e  rota q u e  p r e v i a  o a j u s t a m e n t o  a p a r t i r  d e  

de te rminada  fa ixa  de 

No p e r l o d o  d e  d o  acordo,  o B r a s i l  e x p o r t o u  

um volume r e d u z i d o  d e  p a r a  g a r a n t i r  p r e ç o s  e l e v a d o s  n o  

mercado mundial ,  enquan to  outros p r o d u t o r e s  colo- 

cavam quase  a t o t a l i d a d e  d e  s u a s  s a f r a s  & venda. Os 

maiores e s t o q u e s ,  p o r t a n t o ,  e r a m  do  B r a s i l ,  que  chegou a 

acumular 72 d e  sacas e m  

No f i n a l  d a  d e  e m  v i r t u d e  d e  g e a d a s ,  

secas, p l a n o  d e  d o  e a t a q u e  d e  p r a g a s  e 

como a fe r rugem,  o B r a s i l  passou d e  uma fase d e  

g r a n d e s  volumes d e  p a r a  d e  

conseguindo manter s e u  volume d e  med ian t e  os 

volumosos acumulados no  a n t e r i o r .  

Em 1972, por  f a l t a  d e  consenso  e n t r e  os 

p r o d u t o r e s  e consumidores ,  f o i  f i x a r  cotas d e  

e r enova r  Acordo I n t e r n a c i o n a l  d o  p a r a  a 

s a f r a  d e  

Em o a c o r d o  f o i  p ror rogado  por  d o i s  anos:, 

mecanismos d e  do  mercado 

mundial d e  sendo  seus  o b j e t i v o s  " p rove r  um foro para 

a d o s  problemas d o  cafe e p a r a  a5 d o s  

p r o d u t o r e s  e consumidores  d o  p rodu to  e p r o v e r  um 

ponto  f o c a l  p a r a  a coleta e d a s  
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12 - d a  Brasi l  n a  d e  1960 
(em d e  Sacas B e n e f i c i a d a s )  

1960 

1962 
1963 
1964 
1965 

1969 

1971 
1972 
1973 

1977 
1378 
1979 

193: 

1937 

1990 

1988 

44, 

28 

.ao 

24 50 

24 

37 

14.30 
24 50 

22 10 
6 
16.00 

21 .óo 

32.60 

42 
22.50 
26, 

6.20 

7.50 

8.90 

6.90 
7.60 

7.00 
,?O 

6.90 

5 

5.90 

, 

17.00 

17.30 

,30 

10.10 

15.20 

17.10 

19 

9,90 

16.64 
15.06 

60.70 

74 

60 
72 40 

63,20 
52.40 

29.00 

25-40 

7.70 

5.00 

6.30 
9 50 

6-40 

30.30 

710.40 

74.5 
759 

10 

42 
41.86 

a4 

45.52 

41 
43.12 

44 
55.0: 

67.32 

253.74 

123.33 
131.43 

d o  - 

d o  . os consumidores.  o d e  

1973. a Acordo In ternac iona l  do seria  mais 

e m  v i s t a  da da  excedente  d e  e da 

para o e q u i l i b r i a  relativa entre a oferta e a 

demanda do produto 

c 
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Durante o em que as do estive- 

ram a economia enfrentou um 

período de acompanhado de elevados do 

A da oferta d o  brasileiro no mercado 

internacional refletiu-se na dos mercados e 

na perda dos novos mercados. 

A partir de com de aumentar sua 

no mercado internacional. Brasil adotou a 

política de conceder descontos nas vendas de cafe para G 

exterior, que, aliado a outros fatores externos como 

da do grupo de e de gran- 

des safras brasileiras para e causou gran- 

des nas mundiais. R política de recon- 

quista de mercado. adotada governo brasileiro, consis- 

tiu em de garantia" a serem descontados 

importador. 

o aumento da oferta brasileira. as manobras 

de pelo aumento de estoques dos Esta- 

dos Unidos configuraram uma de e. 

em outubro de foram as 

do que vigoraram at& fevereiro de e entre 

de 1987 e julho de 1989. 

Segundo a do 

curto prazo teve para Brasil vantagens de 

quantidade maior no 

mercado mundial, de melhores e, 

maior receita cambial proveniente das vendas do 

cafe. No prazo, entretanto, o acordo estabilizou as 

brasileiras e m  patamares de seu 
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potencial, de a do Brasil no mercado 

mundial de ter-se reduzido para cerca de 

Com a do a partir de julho de 1989 os 

de cotados nas bolsas de Nova sofreram 

de em aos vigentes 

durante acordo. 

A da receita de 

de na receita cambial total do Pals  foi de em 

1990. N a  de 1960 a 1970, a da 

nas brasileiras foi da ordem de 

entre e 1980, e de e na de 1981 

a 1987 . 
A relativa do cafe no valor total das 

brasileiras reduziu-se, coma do 

de desenvolvimento industrial e comercial 

pela economia nacional. O entretanto, ainda 

constitui um dos principais produtos brasileiros 

de 

de sua na de divisas, a 

cafeicultura nacional emprega diretamente quatro de 

pessoas e, indiretamente, seis quando considerados 

as demais segmentos do setor como e 

Cam de hectares cultivados e 

de cafeeiros, com anual de de sacas 

de beneficiado o o maior 
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13 - B r a s i l e i r a ç  e m  d e  
e d o  na Receita Cambia l  T o t a l  

f ino Valor T o t a l  Valor d a s  d o  

de Cafe 

das na Receita Cambia l  

1961 
1960 

1962 
1963 
1964 
1965 

1967 
1966 

1969 

1971 
1970 

1973 
1972 

1974 

1977 
1976 

1979 
1973 

1983 

1785 

1990 

1403 

1406 
121 4 

1595 
1429 

1741 
1654 

231 1 

2903 

6199 
3991 

7752 

12120 
10130 

15244 
20132 

21899 
20175 

25639 
27005 

22349 
26225 

34382 
33787 

31391 

1268 
710 
713 

747 
643 

707 
760 

773 
732 
797 

931 

1057 
822 

1344 

934 

2613 

2326 
2294 

2771 
1754 

2340 
2109 

2619 
2850 

2169 
2327 

2222 

1253 

a45 

930 

52 93 

36 59 

13, 15 

15.76 

67 
10 55 
10.21 

FONTE: d o  cafe - a 1989). Bo- 
l e t i m  do Banco C e n t r a l  do B r a s i l  

produtor, o maior e x p o r t a d o r  e o segundo maior consumidor 

d e  d o  mundo. 



n a c i o n a l ,  e m  p a r a  d e  s a c a s ,  ou 

e m  enquan to  G passou d e  e m  

pa ra  Pau lo ,  de para  

no m e s m o  

15 - - C a f e  por Esta-  
do ,  n o  d e  a ( M i l  Sacas 

d e  60 k g )  

Os c a f e e i r o s  p l a n t a d o s  e m  Minas G e r a i s ,  in-  

t roduz i r am um na g l o b a l  da  c a f e i c u l t u r a  b r a s i -  

leira, i n co rpo ra r em maior 

p r o d u t i v i d a d e  e, menores c u s t o s  e maior 

d a  empresa 1983). O c re sc imen to  

da  d e  Minas Gerais c o n t e x t o  d a  
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t o t a l  do  f e z  com que d e s l o c a s s e  o eixo da c a f e i -  

c u l t u r a .  

A da c a f e i c u l t u r a  e m  Minas Gerais, a partir  

d e  1969, o c o r r e u  a causas: s u b s i d i a d o  

p a r a  p l a n t i o ,  por d o  P l a n o  d e  Revigoramento e 

d o s  C a f e z a i s  me lhor i a  d o s  preços r e a i s  

do e m  ( s u a  a t i v i d a d e  a l t e r n a t i v a ) ;  

aumento da  p r o d u t i v i d a d e  da  c u l t u r a ,  causado por 

1988). 

c a f e i c u l t u r a  d e s e n v o l v i d a  Minas a p a r t i r  d e  

cresceu, u t i l i z a n d o- s e  a l to  e m  

com o a n t e r i o r ,  e ocupando nova5 Areas  

d e  c e r r a d o  p a r a  a c u l t u r a  do 

Essas foram 

p e s q u i s a s  s o b r e  novos s i s t e m a s  d e  conduzidas  

I n s t i t u t o  d e  Campinas I n s t i t u t o  

e, p a r t i c u l a r m e n t e  e m  Minas Gerais,  p e l a  

( U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  Superior d e  

d e  L a v r a s ) ,  (Empresa d e  

d e  Minas G e r a i s )  e p e l o  I n s t i t u t o  do Cafe 

Essa f o i  r e p a s s a d a  a o s  a g r i c u l t o r e s  

m i n e i r o s  p e l a  (Empresa d e  e 

Rura l  do  Es tado  d e  Minas Gera i s ) ,  e p e l a s  

c o o p e r a t i v a s  d e  c a f e i c u l t o r e s .  

A p r o d u t i v i d a d e  do  a i n d a  muito ba ixa  quando 

comparada com do e s t a d o ,  tendo o aumen- 

to d e  o c o r r i d o  no  p e r l o d o  e m  m a i s  do aumento 

d e  que d e  p r o d u t i v i d a d e .  No d e  1970 a 1981, 

c r e s c i m e n t o  anua l  n a  p r o d u t i v i d a d e  d e  e d e  
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d e  6,633. e n q u a n t o  n o  d e  a com o f i n a l  do 

P l a n o  d e  e R e v i g o r a m e n t o  dos Cafezais ,  a p r o d u t i -  

v i d a d e  d e c r e s c e u  e m  ao a n o  e a t eve  i n c r e m e n t o  

d e  4,6433 ao a n o  ( Q u a d r o  

QUADRO 16 - d e  e m  Minas  Gerais, no P e r l o d o  d e  
a 

Area Produtividade 
Produtiva Formada 

3 
300 

11.30 

3.700 
2 

13.25 

4 16-90 

7,63 

7.712 
3 7,31 

x , a 7  

9 

200 

L 1 

FONTE: anuais do 

de obtidas pela r i  , que 
valores da grandeza estudo! é o  de e r a de 

o antilog de t r i  e subtraindo resultada de I ,  valor de r a l i i ,  



p r i n c i p a i s  p r o d u t o r a s  d e  do E s t a d o  

d e  Minas Gerais S u l  d e  Minas da 

e s t a d u a l ) ,  Zona d a  Mata (Regido Rio  

Minei ro  e A l t o  

A l t o  F r a n c i s c o  V )  

e o u t r a s  

(Quadro  

17 - d o  E s t a d o  d e  Minas Gerais Produ- 
t o r a s  d e  Cafe 

Area P r o d u t i v i d a d e  Co lh ida  
ha ;  e n t r e  e 1786 em 1986 

t em Coco) 

111.363 

46 226 

a. a52 

3 

65 246 

Minas G e r a i s  1.64 

DE DE GERAIS 

Nas Sul, Mata E predominam a s  

p r o p r i e d a d e s  menores, enquan to  no e A l t o  

a d e  p r o p r i e d a d e s  maiores. A S u l  

d e  Minas 4 a que  p o s s u i  melhor i n f r a - e s t r u t u r a  p a r a  a 

c a f e i c u l t u r a ,  s e g u i d a  d a  da  Mata. 
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Em termos de  p r o d u t i v i d a d e ,  o Mine i ro  e o 

A l t o  as se destacam em 

Gera is ,  dados  a a l t a  d e n s i d a d e  d e  p l a n t i o ,  o emprego maior 

d e  e a g r a n d e  d e  l a v o u r a s  

embora tenham o c u s t o  d e  m a i s  do  e s t a d o .  

A c a f e i c u l t u r a  m i n e i r a  caracteriza-se p e l a  

de  grande  d e  p r o d u t o r e s ,  p r o p r i e d a d e s  

pequenas E c a f e z a i s  ocupam Areas a i n d a  meno- 

res. Segundo dados d o  d e  m a i s  d e  d o s  c a f e i -  

possuem p r o p r i e d a d e s  ru ra i s  com i n f e r i o r  a 50 

ha e com i n f e r i o r  a 5 ha.  E n t r e t a n t o ,  da 

d e  'e p r o v e n i e n t e  d e  p r o p r i e d a d e s  c o m  mais d e  

50 m i l  d e  p r o p r i e d a d e s  com 10 a 50 m i l  e 

apenas  10 m i l  covas 

d a  d o  na d e  d i v i s a s  

p a r a  e s t a d o ,  a d a  c a f e i c u l t u r a  m i n e i r a  f o i  

acompanhada d e  Empregos, somando 

pes soas ,  ou seja,  d a s  p e s s o a s  ocupadas  d i r e t a m e n t e  n o  

setor 

A economia mundial exper imentou  g r a n d e s  

p r o g r e s s o s  a p a r t i r  d e  compreendido e n t r e  

1850 e 1906 c a r a c t e r i z o u- s e  p e l a  governa-  

mental  no mercado cafeeiro ou l i v r e  mercado. 

as d e  d o  causadas  por 
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g e a d a s  p e l a s  crises e nor t e-  

amer icana ,  foram compensadas p e l a  d a  taxa d e  

b r a s i l e i r a  (DELFIM NETO. 

Em 1706. com a d a  nac iona l  e o f im  

d a  d o  setor cafeeiro graças cambial, 

i n i c i a r am- se  o5 p r o c e s s o s  d e  governamental  n o  

mercado cafeeiro. 

p r i m e i r a  d o  governo  b r a s i l e i r o  no  

mercado d e  o c o r r e u  com d e  e m  

e n t r e  os E s t a d o s  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  d e  Minas Gerais e d e  

P a u l o ,  r e a l i z a d o  e m  com a f i n a l i d a d e s  d e  

cafe, r e g u l a r  promover aumento 

d e  consumo e a d a  "caixa d e  f i x a n d o  

da moeda. A p a r t i r  d e s s a  d a t a ,  s e m p r e  houve i n t e r -  

no mercado cafeeiro, v i s a n d o  a i n s t a b i l i d a -  

d e  de e x t e r n o ç  e i n t e r n o s  causada  p e l a s  f a s e s  a l t e r -  

nadas  d e  e e s c a s s e z  do produto.  

segunda n o  setor c a f e e i r o  deu- se no 

p e r l o d o  d e  a quando governo  a d q u i r i u  g r andes  

q u a n t i d a d e s  d e  dado  ç e u  b a i x o  v i a  d e  

moedas. Com a geada f o r t e  d e  e a a b e r t u r a  doc mercados 

eu ropeus ,  a5 sub i ram bruscamente  e o governo ven- 

deu e s t o q u e s .  Com as d a s  do  

ouro E a d o  pagamento d a  d i v i d a  e x t e r n a  b r a s i l e i -  

ra ,  a taxa d e  f o i  novamente o que 

levou  terceira n o  p e r l o d o  d e  1921 a 1924. 

p a r t i r  i n i c i o u- s e  a do  programa d e  

do por  d a  permanente 
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d e s t i n a d a  a mante r ,  d e  mane i ra  p e r s i s t e n t e ,  l u c r o  d o s  

cafeicultores. 

A d e f e s a  permanente  f o i  e m  

Pau lo .  e m  com a do  I n s t i t u t o  do  d e  

Paulo .  A p r i n c i p a l  medida d a  do  i n s t i t u t o  f o i  

ad i an t amen to  cafeicultores,  p e l o  Banco do  Es t ado ,  d e  

60 m i l  por do  cafe E s t a  p o l í t i c a  

t i -vou o5 a aumentarem sua capac idade  p r o d u t i v a ,  

c i e n t e s  d e  que e s t a d o  sempre s o l u c i o n a r i a  o5 d e  

b a i x o s  p r e s o s  d o  produto .  e l e v a d o  aumento d a  e m  

r.* 

causado  p e l o s  novo5 p l a n t i o s ,  b ru sca  

queda n o s  p r e p s .  mercado c a f e e i r o  conseguiu  se 

a j u s t a r  por d e  

e l e v a d o s  d e  d e c o r r e n t e s  d o  Pro- 

grama d~ Permanente ,  a cen tuada  i- 

do  mundial .  b r a s i l e i r a s  

Q a s  do  resto da 

E do5  a f r i c a n o s  expandiram. 

A nova p o l í t i c a  a p a r t i r  d e  

1737 como e l e v a r  as f d o  

B r a s i l ;  aumentar a d o  n o  mercado mundial ,  

q u e  se r e d u z i r a  a 48% e m  e o d o s  

i n t e r n a c i o n a i s  do  cafe ,  p a r a  a f a s t a r  o u t r o s  produto-  

res d o  mercado. 

Com fechamento d o s  mercados 1739, e m  

d a  Segunda Guer ra  Mundial ,  as b r a s i l e i r a s  

s e n s i v e l m e n t e  e p r e p s  d o  c a f e  a t i n g i r a m  s e u  

m a i s  baixo .  Dada a5 g r a n d e s  p e r d a s  d e  

s o f r i d a s  p e l o  B r a s i l  e p o r  o u t r o s  p r o d u t o r e s ,  f o i  
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formulado.  e m  28 d e  novembro d e  1940, 

cano  d o  cujo o b j e t i v o  e r a  

"a adequada d o  c o m  v i s t a s  a 

g a r a n t i r  t a n t o  aos produ- 
tores q u a n t o  aos consumidores ,  a j u s t a n d o- s e  a 

o f e r t a  demanda" 

Segundo DELFIM o real era e l e v a r  a5 

i n t e r n a c i o n a i s .  forma d e  c o n t r o l e  

p a r a  e q u i l i b r a r  a oferta f o i  a d o s  

to ta l  d e  l a v o u r a  d e s t r u i d a  no  B r a s i l ,  por  

do  Conselho Nac iona l  e d o  Departamento Nacional  do  

a t i n g i u  78.214.253 sacas (Quadro  que r ep re sen-  

t a  q u a t r o  a n o s  d e  a t i v i d a d e  d a  c a f e i c u l t u r a .  A d e  

de p e l o  governo  v igo rou  

1944,  quando f o r t e s  g e a d a s  incumbiram d e  o quadro  

d a  p a r a  b a i x a s  

A s  pol l t icas  a d o t a d a s  governo  no  

d e  1945 a v i s a r a m  ao aumento d a  receita cam- 

b i a l  p e l a s  d e  ao tempo e m  q u e  e l e v a-  

r a m  r e c e b i d o s  p e l o s  p r o d u t o r e s  median te  a5 

f 

Com v i s t a s  novas  quedas  n a s  de 

governo b r a s i l e i r o  r e t i r o u  d o  mercado u m  da  

e,  conseguindo manter  s o z i n h o  a s  i n t e r n a c i o-  

n a i s ,  e s t a b e l e c e u  um com a sendo  esse o 

p r i m e i r o  p a r a  I n t e r n a c i o n a l  d o  Cafe, a s s i n a-  

d o  e m  1959. A d e  p e r m i t i r  n a 5  cota- 

i n t e r n a c i o n a i s  foi d u r a n t e  o d e  1959 a 
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OUADRO - D e s t r u i d o  p e l o  Governo Fede ra l  no  
d e  1931 a 1944 

Ano d e  Sacas d e  kg 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
17x8 
1939 

1941 
1942 

1944 

TOTAL 

FONTE: Conjun tura  

1964, causando d a  b r a s i l e i r a  

no  mundial d e  

O excesso d e  e o d e  e s t o q u e s  ocor- 

r i d o s  em p e l a s  compras d o  gove rno  n o s  

a n o s  a n t e r i o r e s ,  levaram o governo a a d o t a r  mais medidas  

v i s a n d o  d a  o f e r t a .  D o i s  programas d e  

subvenc ionados  ocorreram no P a l s ,  sendo  um em 

1962 e o outro e m  1966. e f e i t o s  d a 5  al ia-  

d o s  a problemas d e  queda d e  e a d v e r s i d a d e s  

cas, f i z e r a m  com q u e  a do  B r a s i l ,  a 

p a r t i r  d e  f o s s e  suf ic ien te  pa ra  a t e n d e r  a 

consumo i n t e r n o  e t e n d o  s i d o  es ta  a t e n d i d a  



pelos estoques governamentais, que reduziram para 

de sacas em 1969, contra de sacas em 

d e  de a 

da estrutura das brasileiras e a 

da do na receita cam- 

bial levaram das pol das 

ticas cambiais. partir dessaç na da 

esta passou a consistir em aumento 

real dos preços de garantia, d o  subsí- 

dio ao consumo interno e financiamento de plantio a juros 

subsidiados. Estabeleceu-se, o de e 

dos Cafezais, em visando restabelecer 

equilibria entre a oferta e a demanda de Esse plano 

objeto de no 

de Controle de do Cafe 

programas pelo governo brasileiro 

para a oferta d e  e os Planos d e  e 

de foram eficazes no controle das grandes 

da d o  governo intensificou-se 

na dos instrumentos de controle de preços. princi- 

pais instrumentos utilizados no período de para o 

controle de apresentados no5 

. 



Este foi o instrumento utilizado para a 

política de externa do fixando os 

de exportacão do brasileiro. registro das 

de venda era a essencial para a 

de venda de e. para a 

da guia de desembarque, que possibilitava a 

da do P a í s .  pregos eram fixados em 

de por por segundo o 

gasto e tipo e para cada porta de 

graus de elasticidades de 

entre os quatro tipos de cafe no  internacional: 

colombianos ou colombianos, outros 

ou centrais. e 

robustas ou africanos. tipos estes utilizados na 

"blends" ou misturas de cafe. A destes 

registro utilizada pelo Brasil para 

diferenciais de e acompanhar a mercado. 

Este instrumento diretamente a 

do exportador e indiretamente a do produtor. 

tuia-se estabelecimento de em cruzeiros, de 

das cambiais representativas de de 

pelo Banco do Brasil e demais bancos 

Os valores eram fixados em por saca d e  kg, de 



aco rdo  com a q u a l i d a d e  d a  cafe, g o s t o ,  o e o p a r t o  

de Sua dependia  d i r e t a m e n t e  d a s  

d a s  d e  g a r a n t i a ,  cans iderando- se  d e  i m-  

p o s t o s ,  d e s p e s a s  d e  margem d e  l u c r a  do e x p o r t a d o r  

e d o s  seus custas. 

d a s  na de- 

pendia  d a  f a i x a  d e f i n i d a  p a r  esses p r e c o ç  e as d e  g a r a n t i a .  

d e  g a r a n t i a  fossem aumentadas s e m  d a  

e m  cruzeiros d a s  cambia i s ,  estas provocavam a 

da  margem d e  l u c r a  d o  e x p o r t a d o r ,  d i f i c u l t a n d o  os 

e podendo ter  o c r e s c i m e n t o  d a s  

cumpras p e l a  

E r a m  as p e l a s  q u a i s  a g a r a n t i a  a compra 

d a  e x c e d e n t e  d a  f i n a n c i a m e n t o s  p a r a  a 

d a  saf ra  eram f e i t a s  cam b a s e  n e s s e s  os 

eram de t e rminadas  p e l a s  a u t o r i d a d e s  d e  

a c o r d a  cam a q u a l i d a d e  d o  c a f e ,  t e n d o  e m  v i s t a  os  o b j e t i v o s  

d a  d e  d a  oferta e a 

g a r a n t i a  d a  e m  de t e rminada  

Quotas de ou Conf i sco  Cambia l  

E s t e  a i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  p e l o  governo  

p a r a  a d e  recursos p r o v e n i e n t e s  d a  setor cafeeiro 

p a r a  a d a  d a  Por meia d e s t e  i n s-  

t rumento ,  o governa e f e t u a v a  os a j u s t e s  e n t r e  as 



i n t e r n a c i o n a i s  e a r e m u n e r a d o  do  setor 

i n s t r u m e n t o  v i g o r o u  a n a l i s a d o ,  com 

d o  compreendido 

quando v i g o r o u  o imposto  d e  

este impos to  f o i  f i x a d o  e m  v a l o r e s  por  saca 

d e  a p a r t i r  d e  1786, e m  porcentagem s o b r e  o 

d e  r e g i s t r o .  

Segundo FILHO a q u o t a  d e  

a d e  u m a  d e  compra d e  

p a r a  p roduto .  q u o t a  d e  

era c a l c u l a d a  p e l a  e n t r e  o preço d e  regis- 

t ro  e m  cruzeiros e o p r e p  da  cambial d o  expor- 

t a d o r .  O governo,  por do  d e t i n h a  o poder ,  

po r  i n s t rumen to ,  d e  e s t i p u l a r  G d e  do  

e x p o r t a d o r  b r a s i l e i r o ,  q u e  era a 

m a s  a e n t r e  o p r e p  d e  r e g i s t r o  e 

cambia l .  c r u z e i r o  achava- se 

l a d o  p e r a n t e  as moedas d o s  demais  o q u e  

as o governo  p o d e r i a  r e d u z i r  o valor do  

c o n f i s c o  d e  f o r m a  a aumentar a margem d e  l u c r o  r e c e b i d a  

e x p o r t a d o r  e, modo, i n c e n t i v a r  a5 d e  

A d a  q u o t a  d e  n o  do  

c a l c u l a d o  b a s e  d o  a p r e s e n t a d a  no 

Quadro  
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QUADRO - Anua i s  de Registro d e  

Tipo  I e m  
de 1970 a 1990 

finos Regis t ro  d e  Percentagem 

63 25 
54 23 

37 01 

230, 27 39 
17 94 

a7 103 33 49 

171 50 

56.17 33,64 
293 94 

32 a5 

a5 
140 54 

10 ,a6 

79 61 29 53 37 

387 20 162.67 42 

169 07 34 52 25 

FONTE: d o  

a.3 .3 .  de Rural  

p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d a  d e  r u r a l  

b r a s i l e i r a  s u a  Sistema Nacio- 

n a l  d e  Rural por d a  L e i  d e  

05 d e  novembro d e  1965, e por t o d o  um c o n j u n t o  d e  normas e 

o 

Grupo I - Bebida i s e n t a  d o  gosto Rio-Zona. 



regulamentos, foi aumento da Ou- 

tros objetivos desta segundo Manual 

de Rural, seriam 

investimentos 
. . estimular incremento ordenado dos 

rurais, inclusive para 
e 

dos produtoç quando efetuados por 

rural. 
cooperativas ou pelo produtor na propriedade 

favorecer custeio oportuno e adequado da 
e a de produtos 

produtores rurais, notadamente pequenos 
... possibilitar o fortalecimento dos 

incentivar a de racionais 
d e  -visando o incremento da produtividade 
e melhoria d o  de vida daç 
rurais, e a adequada defesa d o  solo" 

. 

Os produtores rurais responderiam positivamente a 

disponibilidades de destinados 

e a sua a taxas de juros 

das que os ajudassem a risco da 

juntamente com o seguro Tais 

financeiros a juroç subsidiados funcionavam como 

a aviltados pagos aos produtores, de taxas 

de cambio sobrevalorizadas que penalizavam suas 

O rural, em sua maior parte, foi destinado 

para seis produtos em Minas Gerais, no 

de 1970 a 1990, a saber: cafe, milho, soja, arroz, 

cana-de-askcar e 



Anos Arroz 
................ 

1970 
1971 

1973 

1975 
1974 

1976 
1977 
1978 
1979 

1981 

1983 
5 

1987 

3 
1990 

2 

Cana 

22, 

2 

3 

1,66 

3,34 

5,98 

3.55 
3.35 

4 
4 
7 

21 

30 

15 
I 8  

30 

25.36 

26.65 

.............. 

2 

3 
5 

3 843, 

9 

2 
I 

2 
2 

4.72 

7.56 

5,56 

10.66 

3,55 

............... 

5 

24 
I6 

.......... 

31 

27, 
18.70 

20, 

PO, 

21 

............. 

61.51 

I 

I 
2 

3 

3 

5 

702.78 

23 

x 
......... 

3, O? 

1.40 

3, 

37.04 

............. 

? 

3 357.52 

15.66 

53 

36 226.52 

1970 a - do Brasil 
a Central do Brasil 
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Este foi inserido no contexto de 

da agricultura via credito rural subsidiado, dadas a quebra 

de brasileira de em d o  plano d e  erra- 

a5 geadas ocorridas nos Estados do e 

Paulo. 

desse plano eram: 

de produtividade dos cafezais; implantar 
"Elevar a brasileira de cafe; melhorar 

a renda nas propriedades e o 
lavouras com praticas racionais de cultivo; 

bem-estar das rurais; estabelecer a 

que possibilitassem a de de melhor 
cafeicultura em Areas ecologicamente e 

qualidade" 

O planejamento inicial estudos d o  merca- 

do do brasileiro, da do parque cafeeiro, dos 

estoques e da produtividade. A partir desse 

definidos a5 metas o5 objetivos a atingir, 

as mais aptas, de acordo com 

estudos de e estrutura 

d e  cada Tal planejamento era submetido 

d o  Nacional, para 

dentro das diretrizes da do go- 

verno. Na participaram e agentes 

financeiros. Coube ao a de e 

de ficando o Banco Central 

controle dos e pela dos 

agentes financeiros que, por sua 'vez, eram 

pela e financiamentos. 



Por de pedidos dos agentes financeiros 

propostas eram recebidas pelas sedes de 

do que visitavam as propriedades e elabora- 

vam um estudo de viabilidade d o  empreendimento, moldando o 

projeto que fazia parte integrante do instrumento de 

dito. 

Os recursos eram liberados, periodicamente, dentro 

d e  estabelecidos conforme as 

acompanhando-se os projetos por vistorias e 

o que permitia a correta dos recursos 

de beneficiar agricultor, que, com seus 

investimentos controlados, teria melhores chances d e  

O Plano d e  e Revigoramento dos Cafezais 

d e  a e tinha como instrumento 

a de rural subsidiado, vinculado a 

de tais de e 

acompanhadas d e  

do d e  sua5 

Os foram concedidos com prazos diferentes e 

distintos nos programas. 

recursos financeiros para sua foram, em sua maior 

parte, provenientes d o  Fundo de Defesa dos 

que depois passou a chamado de 

Fundo d e  Defesa de Produtos d e  em 

menor originaram-se do credito rural da 

ria (RACHA, 

foi composto de diversos programas que vigo- 

raram no de a de acordo com a 



levantada pelo programas que foram 

em Minas Gerais apresentados no Quadro 

QUADRO 21 - Programas do Plano d e  e Hevigoramento 
de no de a em Minar 
Gerais 

Programa 

. Programa de financiamento de 
mudas 

. Programa de financiamento de plantio de 
cafezais 

Programa para decote de cafe- 
" 

. Programa de incentivo ao uso de ferti- 
lizantes corretivos 

. Programa de financiamento de 
para a 

. Programa de para 
d e  equipamentos de defesa 

. Programa d e  Gradual de cafe- 
zais 

. Programa de da infra-estrutura 
nas propriedades 

. Programa de da entressafra 

FONTE: anuais do 

das Taxa5 de Juras  

A s  taxas d e  juros variaram n o s  diversos anos do 

para cada atividade financiada. 



para Plantio de 

?ara o plantio, aç taxas de juros no d e  

foram fixadas em 14% ao ano, para financiamentos d e  50 

e para financiamentos acima de 

Em e taxas 

para ao ano. 

No ano de as taxas d e  juros foram fixadas 

em 3% ao ano e, em voltaram a de ?ara 

ano de passaram para 7% ao ano, para financiamen- 

toç d e  e de 15% para de 

superior a este. Essas taxas vigoraram para aç safras de 

e 

a de aç taxas de juros para 

plantio de a as mesmas vigentes para 

rural normal, seja. 9, 11, e 15% ao ano. para 

financiamentoç de 50 Maior Valor d e  

a 5 e mais de 5 

respectivamente. 

Para a safra de as taxas de juros foram 

inalteradas, passando, a partir de dezembro de 

para 21% ao ano; para o plantio de foram 

fixadaç em 38% ao Em 1981, fortes 

que danificaram mais dois d e  cafeeiros, quando 

houve um plano de com taxaç de juros fixadas em 

45% ao ano. 

R partir de 1981, foi extinto, alegando-se 

que parque cafeeiro era capaz de garantir da 

demanda de cafe. 



Para todos anos, o5 prazos dos financiamentos 

foram d e  seis arms, com anos de e 

de 20% no quarto ano, 30% no quinto e no sexto. 

p a r a  Custeia,. Investimentos e 

Em a 140 fixou a5 taxas de 

juros para custeio em 17% ao ano, totalmente subsidi- 

adas para a de defensivos e fertilizantes. Para a 

safra d e  as taxas d e  passaram para ao 

ano, enquanto em essas taxas foram total- 

mente subsidiadas para a de defensivos, mantendo- 

se em para a de fertilizantes. 

Em por meio da 311, o 

isentou totalmente de encargos financeiros os finan- 

ciamentos para d e  modernos que vinham 

sendo parcialmente subsidiados. Circulares 249 

(14.04.1975) e 257 foi um 

de 40% sobre valor do financiamento de fertilizantes, 

eliminada a dos juros, que passaram a ser 

iguais taxas normais d o  rural (15% ao ano) .  

defensivos continuaram a ser subsidiados totalmente. 

Em 22.12.1976, a extinguiu a 

de 40% sobre os financiamentos d e  fertilizantes 

a partir d e  acabou com a dos 

encargos nos dos demais insumas, passan- 

d o  juros a serem iguais taxas vigentes para 

normais do rural, ou seja, Em 
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ainda pela 402. foi novamente a 

de juros para a de 

partir desta data. os financiamentos para custeio. 

e investimentos obedeceram normas vigentes para 

rural em geral. 

a 416 fixou as taxas de 

juros para o5 de investimentos E 

conforme segue: 

. .valores 50 = juros de 13% ao 

. de 50 a juros de 15% ano 

. d e  a 5 Juros de ao ano 

mais de juros de 21% ao ano 

Os juros para foram determinados em 

de ano. 

Em a 547 estabeleceu 

taxas de juros para de e 

conforme se pode ver no Quadro 22. 

Em a fixou juros 

Go5 rurais em termos de parcela da 

mais uma taxa real de juros. Para Minas Gerais, a 

taxa real de juros foi fixada em 5% ao ano. casa de 

ainda 60% da medida 

pela da Para o5 de investimentos e 

de as parcelas de foram 

de 70 e respectivamente. fertilizantes 

a ser subsidiados com taxas nominais juros nulas. 
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22 - Normas para Financiamentos Rurais para Ano d e  
1979 

Valor da Limite d o  
Adiantamento 

Taxas de 
Juros 

50 

De a 

De a 1 

Acima de 5.000 

15 

15 

21 

21 
25 

25 
21 

30 

Em 17.12.1980, a a 

o5 juros em termos nominais a ano, para 

todas as de custeio. investimentos e 

meio da Circular n. 603 

eliminou vez subsídios v i a  taxas d e  juros para a 

de fertilizantes. que passaram a receber o mesmo 

tratamento dos 

O .  

o 

Em a 720 voltou a 

os juros de investimentos em de das das 

no anterior de dezembro a dezembro, acresci- 

das de juros d e  5% ao ano. Os juros para custeio e 

mantiveram-se 
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Em pela 783, o 

os juros para custeio para 60% ao 

ano. caso de investimentos, a taxa de juros foi fixada 

em ao ano, em termos reais. acrescidos de correção 

medida pela da no perlodo d o  con- 

trato. 

O 

Em a 827 todas as 

linhas de credito pela das 

Com Plano Cruzado, a 

ria e estipularam-se a5 taxas de juros de ao ano 

de Pela 

as taxar de juros passaram para 10% ao ano e, 

pela Resolução 1.349, do foi a 

correção plena nos encargos financeiros. sendo as 

taxas de juros fixadas em i - 9% ano. 

O 

Em 1989, pelas res- 

pectivamente d e  e os juros passaram 

a de ao ano, sendo a corrigida 

pelo de ao Consumidor). 

Em pela 1.738, juros 

passaram para ao ano, com a sendo 

corrigida pelo do Tesouro Nacional). 

O 

Com Plano 11, foi criada a (Taxa 

de Juros) e os foram corrigidos com 

base neste indexador e acrescidos da taxa de juros de 9% 

para os pequenos produtores e para e gran- 

des 



No Quadro 23. apresentadas as taxas nominais 

juros para a cafeicultura em Minas Gerais. no 

de 

QUADRO 23 - Taxa Nominal d e  Juros d e  Rural para 
Investimento e 

d e  de F e r t i l i z a n t e s  

A d o  brasileiro na atividade 

se limita medidas d e  politicas relacionadas 



com s u a  E mercado d e  

como f e r t i l i z a n t e s .  d e f e n s i v a s  e d i e s e l .  o gover- 

no t e m  f e i t o  po r  d e  medi- 

d a s  p o l i t i c a s ,  que p a r a  aumentar a d e  

d e  s o b r e  os 

A s  d e s p e s a s  com f e r t i l i z a n t e s  na  c u l t u r a  

chegam a 65% d o s  c u s t o s  d e  e a i n t e r -  

d o  governo  nesse setor afeta d i r e t a m e n t e  o5 

pagos p e l o s  c a f e i c u l t o r e s  e, sua receita 

l i q u i d a .  

A n a c i o n a l  d e  f e r t i l i z a n t e s  manteve- se 

d u r a n t e  t o d a  a d e  anos 60, 

somente a d e  a p r e s e n t o u  certo 

incremento.  a t i n g i n d o ,  e m  1968. m i l  t o n e l a d a s  d e  

enquan to  n i t r o g e n a d u s  passaram a ter alguma 

na  d e  d e  f e r t i l i z a n t e s  

n i t r o g e n a d u s  e m  1968 f o i  d e  apenas  m i l  d e  

passando p a r a  277 m i l  e m  

Dent ro  da p o l í t i c a  d e  a 

f o r t e  e x t e r n a  d e  e p r o d u t o s  

p a r a  a d e  adubos qu ímicos  d u r a n t e  o 

pe r  lodo  d e  1974 as a l t a s  c o n s t a n t e s  dos 

i n t e r n a c i o n a i s  le-varam governo  a a d o t a r  uma d e  

medidas p o l i t i c a s ,  v i s a n d o  o c re sc imen to  d a  in- 

d ú s t r i a  domes t i ca  d e  f e r t i l i z a n t e s  e, ao tempo, i n-  

c e n t i v a r  consuma f a t o r  d e  aumenta d a  p r o d u t i v i d a d e  

d o s  p rodu toç  colas. 

O d a  d o  governo d e  d e  

d e  f e r t i l i z a n t e s  t e m  s i d o  p r o t e g e r  a i n d ú s t r i a  
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nacional por meio de instrumentos como tarifas. 

quotas e 1961, a consumi- 

dorã de foi beneficiada por uma taxa de 

privilegiada. menor que a de outros produtos impor- 

tados. Em as 204. de e 

de transferiram as èe fertili- 

zanteç para o mercado livre de cambio. Como oç fertilizan- 

teç eram considerados para a 

foram isentos imposto de e 

do  Tal esteve condicionada 

no mercado nacional, da importada ou a uma 

para atender ao consumo interno. Esta 

era a d o  sistema de 

o importador a adquirir certa quantidade d e  produto n o  

mercado se beneficiar da do imposto 

do produto importado O principal efeito 

desta medida foi o aumento do custo do produto. uma 

que o do similar nacional era maior que o impor- 

tado . 

o 

variou para 

primas diferentes e diversas importadoras. O fato 

de de fertilizantes çe localizarem 

brasileiras. associado com transporte para as 

industrializadas, resultou num custo mais alto 

nutrientes para produtores que o5 

produtos importados. 

Para controlar o do5 produtos impor- 

tados. o governo instituiu o de para 

quando ocorressem nus do5 produtos 
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importados que pudessem prejudicar a nacional. 

Desse modo. poderia estabelecer imposto de 

que adicionado ao daquelas mercadorias. 

Para compensar efeito dos altos pagos pelos 

produtores e o consumo d e  fertilizantes com 

vistas aumento da bem como aumentar a 

nacional desses o governo passou a ofere- 

cer a taxas de juros subsidiadas para a 

de fertilizantes. DE 1970 a 1973. financiamento para 

fertilizantes aos agricultores foi realizado a taxas fixas 

de juros d e  7% ao ano, enquanto a em era 

de cerca de 20% ao ano. Em 1974 e 1980, as taxas de juros 

dos para compra de fertilizantes foram 

para uma d e  em 1974 e 100% em Em 

1975 em d o  acentuado aumento dos pregos dos 

fertilizantes no mercado internacional. foi dado um subsí- 

dio 40% nos dos 

e Carvalho citados por 

(1989). mostraram que 05 sobre fertilizantes 

foram pela de subsidiado, 

para os produtos como milho, arroz, E 

trigo. Segundo esses autores, o estabelecimento de uma 

química d e  fertilizantes no desviou o subsí- 

dio da agricultura para a indústria. 

ano d e  1974. dada a crise do os pregos 

internacionais dos fertilizantes tiveram brusca e 

fertilizantes foram isentos do imposto de importa- 

enquanto alguns;, d e  tiveram suas 

tarifas reduzidas. todo o período, foi-se adequando 
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a e ocorreram 

nas aliquotas das tarifas d e  e na 

No final da de 70 e inicio 

dos anos 80, a nacional era bastante elevada, 

por 66% do consumo de 

e 24 e 25). A s  d e  impostos 

foram restritas a05 ainda 

dos, como o de e ao a 

produtos como o e a 

ocorreram em grau suficiente 

As quotas funcionaram nos momentos de grande deman- 

da, em que as firmas comerciais poderiam importar quantida- 

des fixas de fertilizantes de tarifas e sem a neces- 

sidade d e  adquirir alguma da nacional. 

partir de o final das taxas de juros subsi- 

diadas e a no consumo de fertilizantes, dos 

d e  custeio fizeram com que, no período de 

a o consumo d e  fertilizantes no País sofresse 

uma de ao 

d e  

quando foram unificados ao imposto d e  a Taxa de 

Melhoramento dos Portos e o Imposto d e  

Financeiras a das tarifas e a 

das que estabeleciam p r e p s  de 

de foi utilizada at& 

1784, e a de estabelecimento de quotas vem sendo 

pouco utilizada enquanto o controle das 

vem sendo feito por de de 
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24 - de Fertilizantes. no Perlodo d e  1957 
a 1989 (em Toneladas de Nutrientes). na Brasil 

Ano oro Total 

a59 444 

24.941 
25 

62 637 
42 574 

98.271 

110.777 

1.00 

190 

125.360 

322 

366.687 
493.622 

045 
1.532.425 
1.962. 

255 

2 016.705 

FONTE: da Brasil. 



25 - d e  F e r t i l i z a n t e s ,  no d e  1952 
a 1989 Toneladas d e  N u t r i e n t e s ) ,  n o  Bras i l  

Ano oro T o t a l  

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1960 
1959 

1761 
1762 
1963 
1964 
1965 
1966 
1767 

1969 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1973 
1977 

1977 

1933 

1935 

1937 

1739 

11 
20 506 

23. 
31.024 

42.963 

35.519 
52.954 
44 

52.476 

64 

56.001 
43 

97 
135 
157.423 
254 

233.421 
292 122 
240.535 

472 

442 517 
501.526 

316.304 
167 

34.721 

131 
275.437 

171 
217.779 

120.500 

FONTE: do B r a s i l .  



Pesquisa e 

a maior parte das pesquisas com no 

Brasil ocorreu no Estado de Paulo, destacando-se o 

Instituto de Campinas e o Instituto 

partir de dada a d a  de financiar 

projetos em outras Areas produtoras do Pais. maior 

de e estados realizando pesqui- 

sas com cafe. 

Em Minas Gerais. as pesquisas desenvolvidas. em sua 

maioria, foram mais no sentido de adaptar pacotes 

existentes e desenvolvidos no Estado de Paulo. 

Essas pesquisas procuravam mostrar quais as variedades de 

diferentes cultivares seriam mais bem adaptadas diferen- 

tes e a mineiros. bem coma as melhores prati- 

cas culturais a serem utilizadas pelos cafeicultores. 

.pesquisas com em Minas Gerais. nesse perlodo, foram 

feitas pela (Empresa de 

Minas Gerais). Brasileiro do Cafe), 

pela (Escola de Agricultura de Lavras) pela 

(Universidade Federal de Vicosa). k 

ficou a cargo da da5 Cooperativas 

e de firmas particulares. 

P a l  Brasileira 

Brasil. como na maioria dos em desenvolvi- 

mento, protecionismo industrial acabou levando 

da taxa de o que tornou a moeda nacional 



valorizada em a de parceiros comerciais E 

prejudicou as A da política cambial 

brasileira tem resultado numa implícita 

e em subsidio 

atinge todos os bens externamente e 

apenas produtos da agricultura. Esta, seu maior 

grau de abertura para exterior, foi relativamente mais 

porque incentivos de passaram a de- 

pender diretamente da taxa de cambio (LOPES. 1989). 

A cambial brasileira, adotada n o  de 

1968 a 1973, consistiu d o  sistema que 

chamar de desse sistema foi 

desvalorizar cruzeiro em ao americano a 

aproximadamente igual diferença entre a 

brasileira e a do5 seus maiores parceiros 

comerciais, em períodos relativamente curtos. As taxas de 

eram pela meta de controle 

da interna e pela do governo de estimular 

as firmas cornerciais a captarem no mercado 

financeiro internacional e reduzir o custo be de 

bens Assim, o cruzeiro era desvalorizado em 

ao americano a uma taxa menor do que 

que resuitaria numa taxa de de 

cambial brasileira, na de 70. 

caracterizou-se pela do sistema de 

implantado em 1968 e pela constante defasagem 

cambial.. 

Com o choque do de e o da 

em 1974, 



i n t e n s i f i c a r a m- s e  no d e  1974 a 1975, vo l t ando ,  a 

p a r t i r  d o  f i n a l  d e s t e ,  a ter i n t e r v a l o s  d e  r e a j u s t e s  

que  perdurou  1979. 

Em dezembro d e  1979, o governo  de te rminou  uma m a x i -  

d e  30% na t a x a  d e  dados  o rec rudes-  

cimento  d o  p r o c e s s o  e a5 d i f i c u l d a d e s  na  

b a l a n ç a  d e  pagamentoç do  

Em 1980, a d a  taxa d e  

com o i n t u i t o  d e  r e v e r t e r  a d o  ano 

a n t e r i o r ,  o que  r e s u l t o u  e m  nova do  c r u z e i r o  

p e r a n t e  o anulando  a d e  dezembro 

d e  1979. 

d e  1981 a 1982, nova d a s  

com a d e  se 

poder  d e  p a r i d a d e  d e  compra 

furam s u f i c i e n t e s  p a r a  e l i m i n a r  a 

d o  ao e m  1980 o r a  es t imada  

em dados  d o  Banco Mundial d e  1981. 

No Quadro  26. mostra-se a e n t r e  a taxa 

d e  of ic ia l  e a taxa d e  d e  e q u i l i b r i a .  no 

perf udo d e  a 1983. 

E m  f e v e r e i r o  d e  1983, o governo  f e z  

do  c r u z e i r o  e passou a c o r r i g i r  a taxa de  

d e  aco rdo  com a i n t e r n a  

A p a r t i r  d e  marco d e  1986, o Plano Cruzado d e  

congelou a t a x a  d e  ou tub ro ,  quando foram 

r e s t a b e l e c i d a s  as cambiais;, na  t e n t a t i -  

v a  d e  r e c u p e r a r  a5 c o n t a s  e x t e r n a s .  



QUADRO 26 - T a x a s  d e  Of ic i a l  e d e  E q u i l i b r i a ,  no  Pe- 
d e  1970 a 1983 no  B r a s i l  

O f i c i a l  b r i o  

1970 4,594 
5 6.02 

1972 5,934 
1973 6 126 6.70 
1974 5,770 
1975 8,127 9-93 

1977 
1976 

14 144 
10,673 

1979 31 

1981 

1983 
1982 

-7, 05 

63 

-20, 
-18 18 

18,078 20, 

-14 19 
93 349 106. 72 -12 53 
180, 17 

-1 1 73 

E CARVALHO 

Segundo e SILVA r e l a t i v o  con- 

d e  a p a r t i r  d o ç  p l anoç  he te rodoxoç  d e  

a p o l í t i c a  cambial  t e v e  pouco cu idado  com G d e  

compra d a  moeda n a c i o n a l  d e  aco rdo  com d e  

e s p e c i a l i s t a ç ,  acumulou, ao longo  d o s  

m o s  s i g n i f i c a t i v a s  

No p l a n o  d e  d e  15 d e  marco d e  o 

r e a l i n h a d o  e ocorreu n a  forma d e  

d a  t a x a  d e  tornando- a f l u t u a n t e .  



4.  E 

Taxa de 

taxa d e  nominal eng loba  a s  d e  

causadas  p e l a  p o l í t i c a s  e comerciais 

r e l a t i v a s  ao produto .  N a  e n t r e  i n t e r n a-  

c i o n a i s  e os r e c e b i d o s  pelos p r o d u t o r e s  

t o d a s  as taxas e as impos tos  i n c i d e n t e s  s o b r e  a 

produ to ,  como q u o t a s  d e  c o n f i s c o  cambia’, 

e F u n r u r a l ,  d a  d e  causada  p e l a  

r e s u l t a d o s  o b t i d o s  confirmam a 

i n i c i a l  de a c a f e i c u l t u r a  m i n e i r a  teria s i d o  t axada  

p e l a s  a d o t a d a s  p e l o  governo,  

com os r e s u l t a d o s  po r  

MORAE5 e 

p a r a  a s  c u l t u r a s  d e  apresen-  

t a n d o  t a x a s  d e  nominais  n e g a t i v a s  p a r a  t o d o  o 

p e r l o d o  a n a l i s a d o .  
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taxas nominais de foram calculadas em 

dois diferentes: no primeiro, denominou-se Taxa de 

Nominal propriamente dita (TPN), que conside- 

rou a de provocada pela política cambial, 

a foi calculada pela taxa d e  oficial. No segun- 

do. denominou-se Taxa de Nominal Final 

calculada segundo a taxa de cambio de para 

captar os efeitos da cambial brasileira. 

taxas de que sintetizam os efeitos das 

políticas do governo sobre a atividade apre- 

sentadas no Quadra 27. Nos 20 anos considerados, os 

internos d o  tiveram, em de 

em aos internacionais, quando considerados 

as taxas impostos sobre produto. Levando-se em conta 

a da cambial brasileira, a 

foi, em da ordem de 

Observou-se que comportamento uniforme 

para essas taxas de as quais influenciadas 

grandes nos internacionais, pelas 

das causadas por problemas 

e pelas impostas, principalmente pela quota de 

que chegou, em alguns a representar mais 

d e  50% d o  valor da saca d e  considerando-se preço 

de no Brasil. 

Essa quota de chamada d e  con- 

fisco cambial, era o instrumento d e  d e  recursos 

governamentais provenientes do setor cafeeiro para a 

da pol d o  desta pol bem 

como a das cambiais d o  exportador, nem sempre 



27 - Internacional e 
do e Taxas de Nominal 

Cafeicultura Mineira, 

de Taxa de 

anos 
Internacional 

Oficial de Final 

sempre acompanhou as de preços do mercado inter- 

nacional, o que explica, em alguns anos, as altas 

impostas cafeicultura. 

1975176, houve um na5 

d e  esse fato diretamente 

associado estabilidade nos preços do nos mercados 

interno externo e a uma grande no da 



as 

q u o t a  d e  que  passou  d e  e m  1970 pa ra  

e m  1974. Em 1975. enquan to  os i n t e r n a c i o n a i s  

sofreram uma queda d e  os r e c e b i d o s  p e l o s  

p r o d u t o r e s  aumentaram A q u o t a  d e  perma- 

neceu e m  nas 

p a r a  22.8%. 
1 

Em 1976. dada a g r a n d e  quebra  d a  s a f r a  a n t e r i o r  

causada  p e l a s  g e a d a s  d e  i n t e r n a c i o n a i s  

um aumento de e os i n t e r n o s ; ,  d e  

46.70%. es ta  a causa  d o  aumenta d a  

p a r a  38%. q u o t a  d e  f o i  c o r r i g i d a  e m  uma 

menor, ou seja. 22%. 

t e n d o  hav ido  incremento  n a  q u o t a  d e  

o aumento da5 e s t e v e  d i r e t a m e n t e  

l i g a d o  d a s  de n o  mercado i n t e r -  

n a c i o n a l .  s e m  os d e v i d o s  a j u s t e s  d a  q u o t a  d e  

Ma s a f r a  d e  a d a  taxa d e  54 p a r a  

e s t e v e  r e l a c i o n a d a  queda d e  no5 

e a uma d e  52% n o s  i n t e r n a c i o n a i s .  T a i s  

e s t i v e r a m  a s s o c i a d a s  d a  o f e r t a  mundial 

do produ to .  Na safra d e  houve uma queda n a s  

passaram d e  -60% e m  1984185 p a r a  -17% e m  

o f o i  d e c o r r e n t e  d o  aumento d e  49.11% n o s  

e d a  queda d e  6% n o s  i n t e r n a c i o n a i s .  

Em a d e  15.0% r e l a c i o n a d a  

queda n a  causada  p e l o  d e  g r ande  estiagem, 

o q u e  e l e v o u  e m  57% o i n t e r n o  e e m  59% o5 

i n t e r n a c i o n a i s .  q u o t a  d e  e n t r e t a n t o ,  passou 

de 34 p a r a  Em com a grande  sa f ra  c o l h i d a ,  os 



i n t e r n a c i o n a i s  reduziram- se e m  E os i n t e r n o s  

e m  que  aumentou novamente a p a r a  o n í v e l  

d e  p a r t i r  d e s s e  ano  as pas-  

saram a ser d e c r e s c e n t e s .  s a l i e n t a r  embora as 

taxas d e  nominal e s t i v e s s e m  n o s  mesmos d a s  

do5 d e  1970 a 1975 e 1777 a 1985, os i n t e r -  

n a c i o n a i s  e os r e c e b i d o s  p e l o s  p r o d u t o r e s  estiveram 

no5 mais b a i x o s  d e  t o d o  p e r í o d o  a n a l i s a d o .  

Passando a a n a l i s a r  a t a x a  d e  nominal  cal-  

c u l a d a  p e l a  t a x a  d e  cambio d e  e q u i l i b r i a  pode- se 

v e r i f i c a r  que  o efeito d a  d o  c r u z e i r o  

conco r r eu ,  e m  grande  p a r t e ,  p a r a  a s  

c a f e i c u l t u r a .  

A s  maiores obse rvadas  e n t r e  a t a x a  d e  

o f i c i a l  a d e  í b r i o  no p e r l o d o  d e  

1970 a reduzindo- se n o  p e r í o d o  d e  1979 a 

cruzeiro e m  1977. No p e r í o d o  d e  

a a reduz iu- se  a i n d a  mais, dada  a 

nova d o  c r u z e i r o  e m  quando a s  d u a s  

taxas se to rnaram p r a t i c a m e n t e  i g u a i s .  

A e n t r e  as taxas d e  oficial  e as d e  

e q u i l i b r i a  v o l t o u  a aumentar a p a r t i r  d e  1787. com o 

f r a c a s s o  d o  P l ano  Cruzado e d o  p r o c e s s o  

c a r a c t e r i z a d o s  p e l a s  maiores 

d o  c r u z e i r o ,  ou seja, d e  1970 a 1978 e 1987 a 

foram os p e r í o d o s  e m  que a s  t a x a s  d e  nominal 

foram as ba ixas .  conf i rmando,  assim, o grande  impac to  

d a  cambial  n a s  d e  



obse rvadas .  Nesses d o i 5  p o r t a n t o ,  encontram- se 

a5 maiores e n t r e  a taxa d e  nominal e 

a taxa d e  nominal f i n a l .  

No p e r l o d o  d e  1983 a 1986. a 5  t a x a s  foram p r a t i c a-  

mente i g u a i s ,  embora e m  1984 1985 a do  

c r u z e i r o  t e n h a  f e i t o  a t a x a  d e  e f e t i v a  aumentar e m  

ano d e  quando a taxa d e  nominal 

e m  a taxa d e  nominal f i n a l  f o i  d e  

-50%. ano ,  a q u o t a  d e  f o i  a mais ba ixa  

d e  t o d o  o a n a l i s a d o ,  e m  de mostrando 

que  a d o  c r u z e i r o  e m  f o i  a 

p e l a  d a  t a x a  d e  

ano  do  a n a l i s a d o ,  n4o houve 

n o s  i n t e r n a c i o n a i s  e e ,  como f o i  

e x t i n t a  a q u o t a  d e  a taxa d e  f i c o u  

no d e  cons ide rada  a taxa d e  cambio o f i -  

c ia l  A d o  c r u z e i r o ,  e n t r e t a n t o ,  aumentou 

essa p a r a  

A a l t a  d a  c a f e i c u l t u r a  n o s  q u a t r o  

ano5 v i a  pol  c ambia l ,  a l i a d a  a p r e ç o s  dep r imidos  t a n t o  

no mercado i n t e r n a c i o n a l  q u a n t o  no mercado i n t e r n o ,  pode 

a d a  g r a n d e  d o  setor c a f e e i r o  e 

d o  m a l  desempenho n e s s e  per íodo .  

A F i g u r a  1 i l u s t r a  o5 r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a d o s  no 

Quadro 27. 
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FIGURA 1 - de Nominal e Taxas de 
Nominal Fina:. Cafeicultura Mineira. 
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FIGURA 2 - Taxas de Efetiva e Taxas de 
Efetiva Final. Cafeicultura Mineira, 
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A taxa de nominal considera a 

do governo no mercado dos utilizados na 

d o  Para tanto, foram calculadas a Taxa d e  Prote- 

Efetiva e a Taxa de Efetiva Final 

que consideram tanto a d e  presos do 

produto quanto dos sendo a primeira calculada com 

base na taxa de oficial e a segunda, sobre a taxa de 

de li 

Foram consideradas os mais importantes na 

dos custos d e  de transacionados 

internacionalmente. Para os fertilizantes, foram comparados 

em de produtor e os internacionais 

do sulfato d e  simples e de 

Por motivos expostos anteriormente, foram consi- 

derados os presos do diesel. 

Nas colunas do Quadro apresentam-se as 

em porcentagem, entre os de fertilizantes 

no mercado internacional, em cruzeiros, pela 

taxa de de e preços Essas 

refletem toda a de pregos causada 

pelas pollticas de d e  fertilizantes, como quo- 

tas. e impostos de e, 

a5 dadas pela cambial. 

Nas colunas (2). apresentam-se as tarifas dadas pela 

de de fertilizantes, acrescida da 

cambial da coluna A cambial 

funcionou como subsidio d e  fertilizantes em 
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28 - Tarifas sobre os 
Utilizados na dos de 
na Cafeicultura de Mina5 Gerais. no de 
1970 a 

todo o analisado, com do5 anos de 1984 e 

A cambial subsídio ícito 

para a5 das fertilizantes, reduzindo a magnitude das 

tarifas em praticamente todos d o  analisado. 

com d e  1984 e 1785, em que a taxa de esteve 



e a cambial  func ionou  como 

a d i c i o n a l .  

Esse s u b s i d i o  v i a  pol  cambia l .  en- 

t r e t a n t o .  foi  capaz  d e  a n u l a r  ou. m e s m o ,  r e d u z i r  subs- 

t a n c i a l m e n t e  a5 impos t a s  ao setor d e  f e r t i l i z a n -  

tes. que chegaram. e m  a l g u n s  anos ,  a ser s u p e r i o r e s  a 100% 

p a r a  o s u l f a t o  d e  e d e  adubos 

usado5  em larga escala n a  c a f e i c u l t u r a .  O 

simples f o i  s u b s i d i a d o  e m  a l g u n s  ano5  d o  p e r í o d o ,  dada  a 

n a  d a  i n d ú s t r i a  n a c i o n a l  a s  

p a r a  a lgumas u s a d a s  e m  

sua como o 

Considerando- se o d i e s e l  a p o l i t i c s  

b r a s i l e i r a  d e  c o n t r o l e  d a  e do  crescimento 

i n i c i o  d a  d e  70, q u e  o5 aumentos 

b r u s c o s  do5 d o  o c o r r i d o s  no  mercado i n t e r -  

n a c i o n a l  fossem r e p a s s a d o s  imedia tamente  p a r a  o setor 

subs id i ando- o  e m  a l g u n s  anos .  A s s i m  que. com a 

p r i m e i r o  do e m  d o  

d i e s e l  mercado i n t e r n a c i o n a l  s o f r e r a m  d e  100% 

e m  1974 e os aumentaram a p e n a s  O 

m e s m o  n o  segundo choque do  e m  1979. 

quando no mercado i n t e r n a c i o n a l  houve aumento d e  126% no  

d i e s e l  E. n o  B r a s i l .  d e  apenas  6%. 

foram c o n s i d e r a d a s  as d e  d o  

d i e s e l  p e l a  p o l í t i c a  cambial  e m  de 

País  i m p o r t a r  esse p r o d u t o  e l abo rado .  

O s  v a l o r e s  a d i c i o n a d o s ,  u t i l i z a d o s  p a r a  o 

d a s  taxas d e  e f e t i v a .  e o5 r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  



a p r e s e n t a d o s  no  Quadro  29. Comparando as taxas d e  

agora o b t i d a s  f o i  l e v a d a  e m  a 

d e  p e l o  l a d o  d o s  agrícolas com as  

t a x a s  d e  nominal ,  v e r i f i c o u- s e  que ,  d u r a n t e  o 

a n a l i s a d o .  a c a f e i c u l t u r a  s o f r e u  a d i c i o n a l  

d a d a  setor d e  insumas.  A t a x a  d e  tornou- se  

m a i s  n e g a t i v a  a i n d a ,  quando foram c o n s i d e r a d o s  os 

no mercado e no  mercado i n t e r n a c i o-  

n a l .  

se c o n s i d e r a  a cambia l ,  ou seja. o 

d a  u t i l i z a n d o  taxa d e  d e  e q u i l í b r i o ,  a 

se modi f i ca  s u b s t a n c i a l m e n t e ,  t e n d o  e m  

pequenos ganhos  o b t i d o s  pela d o  c r u z e i-  

ro na  d o s  e m  com a s  g r a n d e s  

p e r d a s  no do  p r o d u t o  expor t ado .  

e a T a x a  de E f e t i v a  

L 

No d a s  t a x a s  d e  e f e t i v a ,  foram 

i n c l u í d a s  somente a s  p o l í t i c a s  d i s c r i m i n a r a m  a cafei-  

c u l t u r a ,  c o n s i d e r a r  as p o l í t i c a s  como o 

r u r a l  s u b s i d i a d o .  os s u b s í d i o s  d i r e t o s  a fert i l i-  

z a n t e s  e os i n v e s t i m e n t o s  p e s q u i s a  e 

Para G d a  t a x a  d e  e f e t i v a  l i q u i d a .  

t o r n a- s e  a v a l i a r  cada  uma d e s s a s  p o l i t i c a s .  



QUADRO - Valores E In- 
ternacionais e d e  Efetiva, no 
Perlodo d e  a 1390 de 

3 valores adicionados constituem-se na 
fatores d e  Foram considerados 
fatore5 de somente os 

internacionalmente. 
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A d e  ru ra l  f o i  um d o s  p r i n c i p a i s  

i n s t r u m e n t o s  u t i l i z a d o s  para compensar a c a f e i c u l t u r a  

impos t a s  p o l i t i c a s  cambial  E comercial. O 

grande  volume d e  a p l i c a d o  com o d e  

e Revigoramento d e  C a f e z a i s  a t a x a s  d e  j u r o s  s u b s i d i a d o s  

concen t rou- se  p e r í o d o  d e  1973 a 1781, p r i n c i p a l m e n t e  

p a r a  p l a n t i o  e i n v e s t i m e n t o s .  p a r t i r  d e s s e  ano,  somente  

os para c u s t e i o  e mantiveram- se e m  

e l evadoç .  mu i to  a b a i x o  d o s  do 

a n t e r i o r .  O c r e d i t o  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  p r a t i c a m e n t e  desapa-  

r e c e u ,  p a r a  custe io  reduz iu- se  e m  t o r n o  d e  

d o s  a n t e r i o r e s .  

Com aos no 

rura l ,  o5 demonstraram que 1978 

p a r a  p l a n t i o  t e v e  g rande  

d a i .  d o  

d e  c u s t e i o .  r u r a l  s u b s i d i a d o  

sendo.  a p a r t i r  t a x a s  d e  juroç a c r e s c i d a s  

d a  p l e n a  e m  a l g u n s  anos E p a r t e  d a  

e m  outros anos .  E s s a  f o i  medida 

p e l a  d e  e no5  d i v e r s o s  arms d a  

1 

E n t r e  1981 e g r a n d e  n a  

f a i x a  d e  e m  2.384% e m  1987 medida 

d e  d o s  contratos pelo d a  bem 

menor d o  q u e  a d a  resultou e m  

s u b s í d i o s .  e m  a n o s ,  s u p e r i o r e s  aos do  



r u r a l  s u b s i d i a d o  d a  f a s e  d e  a Em 1782. 

por exemplo, quando j u r o s  foram f i x a d o s  e m  60% ao ano e 

a f i c o u  e m  t o r n o  d e  o s u b s i d i o  a o  

f i c o u  e m  torno d e  O grande  s u b s i d i o .  dado p e l o  

Cruzado e m  que e s t i p u l o u  t a x a s  d e  J u r o s  f i x a s  e n t r e  3 

10% ao ano,  na f a i x a  d e  a o  ano. o 

q u a l  que  os s u b s í d i o s  ão d o  f i c a s -  

s e m  e m  t o r n o  d e  ao f a t o  r e p e t i u  e m  1989, 

quando o do Tesouro  f i c o u  e m  

enquan to  a chegou 2.384% 

N o  apresentam- se os s u b s í d i o s  t o t a i s  do 

r u r a l  p a r a  no cons ide rado .  

4.3 .2 .  Diretos a Fertilizantes 

ano5 1776. foram dados  d e  

s o b r e  05 d o r  f e r t i l i z a n t e s  

e m  do  g r ande  aumento d e  no  mercado i n t e r n a c i o-  

n a l  o p r i m e i r o  choque do  

e m  

d e  d i r e t o s  

em e e m  1776 d e  

. 

Pesquisa e 

as d e s p e s a s  do  com pesqu i s a  e 

com foram c r e s c e n t e s  e b a s t a n t e  s i g n i -  

f i c a t i v a s  e m  a o  montante  total  a p l i c a d o .  sendo 
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QUADRO 30 - Subsidio Total ao Rural, Segundo 
Finalidades. Cafeicultura Mineira, 1970 
-1990 (em 

inferiores somente h5 despesas da e m  alguns 

anos.  A partir de com a da5 atividades 

daquela somente as despesas com pessoal continua- 

ram a produtores passaram a receber 

exclusiva da que 

aumentou sensivelmente sua no5 investimentos 

totais. Esses incrementos nos investimentos da empresa 

significam aumento em seu total, que na realidade 

caiu no5 anos, comprovado pela defasagem sala- 

rial d e  seu5 mas, sim, crescimento 



do  número d e  c a f e i c u l t o r e s  a s s i s t i d o s  e m  ao 

d e  p r o d u t o r e s  to ta i s  a s s i s t i d o s .  

r e d u z i u  s e u s  i n v e s t i m e n t o s  e m  c a f e  n o s  

a n o s  a b a i x o  d o s  de o que  

r e l a c i o n a d o  com b a i x o s  s a l a r i a i s  d e  seu quad ro  d e  

anos .  

u n i v e r s i d a d e s .  s u a s  

n o s  i n v e s t i m e n t o s  totais  f o r a m  s i g n i f i c a t i v a s  somente 

n o s  d e  a e a p a r a  a s  pesqui-  

sas d e s e n v o l v i d a s  com 

E f e i t o  das sobre  a Taxa d e  Efe- 
t i v a  F i n a l  

e 32. encon t r a- se  u m a  d a  p a r t i -  

d e  cada uma d a s  que  d i s c r imina ram ou. 

a dados  a p r e s e n t a d o s  e m  

cruzeiros por  saca kg e e m  porcentagem e m  ao 

v a l o r  a d i c i o n a d o  a i n t e r n a c i o n a i s .  

D e n t r e  as  p o l í t i c a s  diminuíram v a l o r  ad i c iona-  

domest icamente ,  ou seja, que  t a x a r a m  a c a f e i c u l t u r a ,  a5 

s o b r e  o produ to  foram a s  q u e  t i v e r a m  maior peço 

no e f e i t o  t o t a l  observado.  Essas t a x a s  foram r e p r e s e n t a d a s  

c o n f i s c o  cambia l ,  p e l o  p e l a s  cotas 

d e  Den t r e  estes, o c o n f i s c o  cambial  f o i  a 

c a r g a  que mais c o n t r i b u i u  p a r a  r e s u l t a d o .  

Somente n o s  a n o s  d e  a 

cambia l  fo i  maior que a s  t a r i f a s  s o b r e  o produ to ,  f a to  

l i g a d a  quedas  n o s  da q u o t a  d e  
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Subsídio a e 
Ana Rural I Fertilizantes I Oleo ...................................... Total X 

Cambial 

X 

Valor 
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21 

21 

37 
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380.17 

FONTE: Calculado pelo 



as quais, naqueles anos, passaram para 

e respectivamente. 

Como pode ser observado no Quadro 

cambial teve grande impacto na total, che- 

gando nos anos a representar de todo o 

montante. cambial foi h de 

somente d e  e com a 

do cruzeiro. 

aos especificamente 

fertilizantes. pode-se observar que na 

global chegou no a no ano da 

ficando, em na faixa d e  1 a Se for 

comparada o dado d e  ferti- 

lizantes pode-se observar que esteve em 

abaixo de 3 .  significa que o subsidio na 

de fertilizanteç foi capaz d e  compensar aç 

via impostos d e  

cotas, e passando dar uma adicional 

Quanto ao diesel, sua pequena magnitude no 

aumento ou d o  valor adicionado, via subsidio. 

pouco ou nada para sua 

Com implicitas e dos 

e do produto? pode-se concluir que os primeiros 

tiveram muito pequena na total obser- 

vada, o que significa que, para o governo reduzir as 

impostas, a5 Areas serem modificadas a 

da cambial E a das sobre o produto. 
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O confisco cambial foi a partir de 1990, 

sendo, a cafeicultura muito elevada 

ano. a total da cafeicultura 

nos impostos como - - 2% sobre 

FUNRURAL - o PIS - 

sobre o e, finalmente, impostos não 

incluidos na mas que oneram os custos de 

Como o - - 

Pela d o  Quadro 32, pode-se observar que, 

dentre as politicas que subsidiaram a cafeicultura, o 

dito rural foi o que teve maior impacto na das 

totais, principalmente em alguns ano5 como em 

e Com 

d o  ano de esse entretanto, conseguiu 

compensar totalmente as impostas pelas politicas 

cambial e comercial e, anos d e  e 

como uma adicional uma que 

taxas nominais d e  estiveram acima das taxas de 

Os subsidias diretos a fertilizantes nos anos de 

e que reduzir as grandes 

de ocorridas no mercado internacional, foram 

capazes d e  reduzir as em e respectiva- 

mente. 

Os investimentos em pesquisa e 

reduziram em menos de a5 impostas cafeicultu- 

ra em todos anos do analisado, com d e  

e que ficaram no de 
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E s s e s  d a d o s  m o s t r a m  os poucos r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  

p e s q u i s a  e no E s t a d o  d e  Minas Gerais,  

no a n a l i s a d o ,  e m  com os d e  outras 

t i c a s  implementadas .  Aqueles  i n v e s t i m e n t o s  foram c a p a z e s  d e  

aumentar  o v a l o r  a d i c i o n a d o  no  p e r í o d o  d e  1970 a com 

o g r a n d e  i nc remen to  n a  p r o d u t i v i d a d e  e a 

nos c u s t o s  d e  oco r r endo  o i n v e r s o  no  

d e  a quando a5 p r o d u t i v i d a d e s  ap re sen t a r am t a x a s  

d e  c r e s c i m e n t o  n e g a t i v a s .  

4 . 4 .  A Taxa de E f e t i v a  Liqu ida  

Foram c a l c u l a d a ç  d u a s  t a x a s  d e  e f e t i v a .  

cons iderando- se  a s  p o l i t i c a s  a T a x a  d e  

E f e t i v a  L i q u i d a  p rop r i amen te  d i t a ,  calcula- 

da  c o m  b a s e  n a  taxa d e  of i c i a l ,  e a T a x a  d e  

E f e t i v a  F i n a l  L í q u i d a  c a l c u l a d a  s o b r e  a t a x a  d e  

d e  e q u i l i b r i a .  

No Quadro  3 3 .  mostram-se os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  

quando i n c l u i d o s  os s u b s i d i a s  no  d a s  taxas d e  

Como pode ser observado.  a s  

nao foram s u f i c i e n t e s  p a r a  a n u l a r  ou m e s m o  r e d u z i r  

a5 impos t a s  p e l a s  p o l i t i c a s  co- 

merciais e p e l a  cambial b r a s i l e i r a s .  

o c o r r e u  n a  safra d e  quando o s u b s i d i o  

no  c r e d i t o  rural d e  c u s t e i o  f o i  s u f i c i e n t e  p a r a  a n u l a r  o 

efeito d e  uma d e  passando  p a r a  um s u b s i d i o  

l i q u i d o  d e  



104 

33 - T a x a  d e  E f e t i v a  L i q u i d a  e T a x a  E f e t i v a  
F i n a l  L i q u i d a  - C a f e i c u l t u r a  M i n e i r a .  
d e  1970 a 1990 

í i : )  

-69 02 
-59 99 

66 

-31.40 
-45. 

46 
-29 

-69 26 
55 

96 

-54. 

77 

" 

-76 65 

-67.17 
-48.60 
-56 32 

-71 31 

-21.56 

-48.71 
-55 

-42.98 

-29 47 

-10.25 
55 

-65 
5.9; 

-66 65, 

p e l o  

p e l a  t a x a  d e  
C a l c u l a d o  t a x a  d e  d e  - 
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80.00 , 
70.00 
60.00 
50.00 

30.00 
20.00 

10.00 
0.00 
0.00 

-20.00 

-50.00 
-60.00 

-70.00 

- d e  E f e t i v a  e Taxas d e  E- 

f e t i v a  F i n a l .  C a f e i c u l t u r a  Mineira.  



O c a f e  C o agrícola d e  maior 

p a r a  o E s t a d o  d e  Minas G e r a i s  e c o n t r i b u i ,  e f e t i -  

vamente,  p a r a  o d e  p a r c e l a  s i g n i f i c a t i v a  d a  

o b r a  r u r a l .  d e s p e i t o  ao longo d o  tempo a c a f e i c u l -  

t u r a  m i n e i r a  v e m  sendo  m u i t o  a f e t a d a  por p o l l t i c a s  

q u e  o5 r e c e b i-  

dos p r o d u t o r e s  e oç pagos aos u t i l i z a -  

doç  e m  sua 

d e  ordem g e r a l .  corno a 

cambial  a comercial b r a s i l e i r a s .  que  çe d e s t a c a-  

ram como a q u e l a s  que  m a i s  a a g r i c u l t u r a  n a s  

t i v e r a m  e f e i t o  p e r v e r s o  s o b r e  a a t i v i d a d e  

Como e f e i t o  n e g a t i v o  d e s s a s  p o l í-  

t i cas .  algumas medidas foram ado tadas .  como 

o c r e d i t o  r u r a l  o programa d e  p e s q u i s a  e 

e s u b s í d i o  d i r e t o  p a r a  a d e  f e r t i l i -  

z a n t e s .  no5  anos d e  1975 e 



a n o s  com os programas d e  

d e  a d e  r u r a l  s u b s i d i a d o  ter-se t o rnado  

os i n v e s t i m e n t o ç  e m  p e s q u i s a  e 

foram r e d u z i d o s .  Esse f a t o ,  a l i a d o  a p r e ç o s  

e x p r e s s i v a  na q u a n t i d a d e  d e  

modernoç u t i l i z a d o s  e a l t o s  e n c a r g o s  f i n a n c e i r o s ,  

a d a s  l a v o u r a s  e a uma 

do  setor que  n e c e s s i t a  d e  p o l l t i c a s  espe-  

c i f i c a s  p a r a  r e c u p e r a r- s e .  

p r e s e n t e  t r a b a l h o  t e v e  como o b j e t i v o s  a v a l i a r  os 

e f e i t o s  d a ç  p o l i t i c a s  do  s o b r e  

d e  e n f r e n t a d a s  p e l o s  p r o d u t o r e s  m i n e i r o s  no 

p e r  iodo d e  1970 a 1990, t a n t o  e m  d e  p r o d u t o  quan to  de  

na e v e r i f i c a r  ponto  

a s  p o l l t i c a s  como r u r a l ,  a pes-  

q u i s a  a a s s i s t f a c i a  conseguiram compensar os 

efeitos n e g a t i v o s  d a q u e l a s  p o l l t i c a s .  

o a l c a n c e  d o s  o b j e t i v o s  propostos, foram u t i l i -  

zados  como i n s t r u m e n t o s  d e  do  

i n t e r n a c i o n a l :  a t a x a  d e  nominal e a t a x a  de 

e f e t i v a .  

r e s u l t a d o s  com 

os de o u t r o s  a u t o r e s  as c u l t u r a s  d e  apre-  

s e n t a n d o  t a x a s  n e g a t i v a s  d e  nominal  e e f e t i v a  pa ra  

t o d o  a n a l i s a d o .  Mo e s t u d a d o ,  os produ- 

tores m i n e i r o s  foram t a x a d o s  e m  e m  quando çe 

cons ide ra ram a s  taxas e os impos tos  s o b r e  produto .  

Levando e m  c o n t a  a d a  cambial b r a s i -  

l e i r a ,  a f i n a l  f o i  d e  e m  



A que mais se destacou no processo de 

penalizaç% do setor foi a política comercial relativa 

mercado do produto, como quotas d e  

e quotas de Torna-se salientar 

que, dentre estas a quota de 

a mais penalizou setor cafeeiro. 

finalidade da d e  contribuiçc& era a d e  

a estabilidade de renda dos cafeicultores e da cafei- 

cultura. A s  taxas d e  negativas estimadas por este 

trabalho de que, mesmo em período de 

programa de incentivo atividade a a 

quota de foi repassada aos cafeicultores, 

devendo ter servido apenas como instrumento de 

comercial, com reflexo5 na da oferta do produto. 

A cambial brasileira na 

da cafeicultura em todo analisado, com 

de e quando esteve 

desvalorizado em ao americano e funcionou 

como um pequeno subsidio 

efeito da cambial na da cafeicul- 

tura foi calculado por meio d e  uma estimativa da taxa d e  

câmbio d e  para o analisado e comparado 

taxa de oficial. resultados que a 

partir d e  1984 E 1985, quando a taxa de oficial 

esteve praticamente equiparada taxa de de 

brio. a cambial foi crescente, atingindo 

d e  no ano d e  Com a dos 

internacionais com 05 pregos internos e a 

da quota de a partir d e  1990, de uma 



impos ta  d e  fo i  com cambial .  

foram i n c l u i d o s  na d a  taxa d e  

e f e t i v a  insumas i n t e r n a c i o n a l m e n t e  

e u t i l i z a d o s  n a  v e r i f i c o u- s e  que f e r t i l i -  

z a n t e s  func ionaram como uma a d i c i o n a l  c a f e i c u l t u-  

ra. causada  p e l a  g rande  d o  no mercado 

d e s s e s  n u t r i e n t e s .  no p e r í o d o  a n a l i s a d o  f o i  

d e  Embora a cambial  f u n c i o n a s s e  

como s u b s i d i o  d o s  e la  

f o i  capaz  d e  compensar a grande  c a r g a  coma 

t a r i f a s  d e  quotas, 

IC" 

A taxa d e  e f e t i v a  f i n a l ,  se 

em conta a cambial  p a r a  e p a r a  o 

produto .  f o i  d e  p o l í t i c a s  

rias, r u r a l  f o i  i n s t rumen to  que c o n t r i b u i u  

percentagem na d a s  i m p o s t a s  c a f e i -  

c u l t u r a ,  e n t r e t a n t o .  n e u t r a l i z a r  o e f e i t o  

n e g a t i v o  d e l a s .  se d e v e  c o n c l u i r .  e n t r e t a n t o ,  que 

r u r a l  f o i  e f i c a z  na d a s  d o  s e t o r  

cafeeiro em g e r a l .  dado problema e n t r e  

p r o d u t o r e s .  a5 impos t a s  p e l a s  p o l i t i c a s  

gove rnamen ta i s  a f e t a r am t o d o s  os igua lmente .  

s u b s í d i o s  da  p o l í t i c a  d e  r u r a l  

a p e n a s  um g r u p o  d e  p r o d u t o r e s  que a acesso. O 

m e s m o  pode d i t o  e m  aos i n v e s t i m e n t o s  e m  pesqui-  

sa e 

A h o j e  o of ic i a l  d e  

cia aos c a f e i c u l t o r e s  m i n e i r o s ,  a s s i s t i u  nos 



anos somente a d o 5  c a f e i c u l t o r e s  e ,  segundo a 

grande  p a r t e  d a  g e r a d a  p e l o s  

d e  p e s q u i s a  a i n d a  f o i  ado t ada  p e l o s  

como o d o  c o n t r o l e  d e  p r a g a s  E u s o  d e  

corretas d e  f e r t i l i z a n t e s  e corre- 

t i v o s ,  d e n t r e  o u t r a s  p r a t i c a s .  E s t e s  dados  indicam uma 

d e  p a r t e  d o s  c a f e i c u l t o r e s ,  que  

f i c i a r a m  t o t a l m e n t e  d o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  p e s q u i s a  

como f a t o r  p r eponde ran t e  p a r a  o aumento da  

p r o d u t i v i d a d e  e a d o s  c u s t o 5  

i n v e s t i m e n t o s  e m  p e s q u i s a  

chegaram a menos d e  e m  d a 5  t o t a i s  

impostas a g r i c u l t u r a .  

impos t a s  c a f e i c u l t u r a  v i a  

cambial  E comercial, o b a i x o  d e  d o  k 

mercados n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l ,  a f a l t a  d e  p o l i t i c a s  

como o r u r a l  e m  s u f i c i e n t e s  

p a r a  a t o d o s  p r o d u t o r e s  com taxas d e  j u r o s  

com a a t i v i d a d e  e ba ixo  d e  

i n v e s t i m e n t o  e m  p e s q u i s a  e nos 

anos, t udo  isso t e m  t r a z i d o  c a f e i c u l t u r a  

mine i r a ,  com d a  a t i v i d a d e  e p e r d a s  

pa ra  o parque  cafeeiro e a do  p rodu to r  

r u r a l .  Segundo e s t i m a t i v a s  d a  B r a s i l e i r a  d o s  

Expor t ado re s  d e  d e  f a t o s  levaram a 

uma E abandono d e  30% d a s  

nos anos.  o comprometer, no curto prazo.  

o a tend imento  d a 5  i n t e r n a  e e x t e r n a .  



D e n t r e  as p o l l t i c a s  que  m a i s  taxaram a c a f e i c u l t u r a ,  

a cambial  e a pol  comercial. H È  

n e c e s s i d a d e  d e  d a s  d i r e t a s  e i n d i r e t a s  

s o b r e  q u e  chegam a t u a l m e n t e  a 29% v a l o r  do  

produto .  r eduz indo ,  d e s s a  forma. s e u  p r e s o  r e l a t i v o  e m  

d e  r u r a l  e diminuindo a capac idade  d e  

no mercado i n t e r n a c i o n a l .  Com a d a  q u o t a  d e  

a cambial  passou a ser a 

p r i n c i p a l  d e  d a  cafeicultura,  devendo 

governo,  p a r a  isso, a d o t a r  uma cambial  rea l i s ta ,  

mantendo a p a r i d a d e  d o  d e  compra d a  moeda n a c i o n a l  

e m  moedas e s t r a n g e i r a s  d o s  p r i n c i p a i s  p a r c e i r o s  

comerciais i n t e r n a c i o n a i s .  

A defasagem a que  a c a f e i c u l t u r a  f o i  

d a d a s  a f a l t a  d e  d e s t i n a d o s  p e s q u i s a  

e no5 anos E a do 

t r a z e r  a i n d a  maiores que  os 

. . , a d ~ ~ .  . -  &rios risco5 p a r a  a c o m p e t i t i v i d a d e  d o  p rodu to  

mercado i n t e r n a c i o n a l ,  a 

no prazo.  Deve-se i n c e n t i v a r  o desenvolv imento  

da  p e s q u i s a  E por  p a r t e  d o s  do  

e s t a d o  e coma u n i v e r s i d a d e s  e coopera-  

t i v a s ,  E d a  i n i c i a t i -v a  p r ivada .  

A 5  do  mercado cafeeiro d o  

governo  no  setor d i v e r g i r a m  no c u r t o  e longo  p razos .  N o  

p r i m e i r o ,  a d e  c o n t r o l e  d e  ofer ta ,  por  e x e m p l o ,  

t e v e  e f e i t o s  p o s i t i v o s ,  na  medida e m  q u e  p e r m i t i u  a 

d o s  do  e m  e l e v a d o s .  Por  o u t r o  

l a d o ,  no longo  p razo  essa f o i  um i n s t r u m e n t o  



ill 

Den t r e  a5 p o l i t i c a s  que  mais taxaram a c a f e i c u l t u r a ,  

a p o l í t i c a  cambia: a comercial. Hâ 

n e c e s s i d a d e  d e  d a s  d i r e t a s  e i n d i r e t a s  

sobre q u e  chegam a t u a l m e n t e  a 29% o v a l o r  d o  

produto.  d e s s a  forma. p r e s o  r e l a t i v o  e m  

d e  p r o d u t o r  r u r a l  d iminuindo a capac idade  d e  

no  mercado i n t e r n a c i o n a l .  a d a  q u o t a  d e  

a cambial  passou  a ser a 

p r i n c i p a l  d e  d a  cafeicultura,  devendo 

o governo,  p a r a  a d o t a r  uma cambial real is ta ,  

mantendo a p a r i d a d e  do  poder  d e  compra d a  moeda n a c i o n a l  

e m  moedas e s t r a n g e i r a s  do5 p r i n c i p a i s  p a r c e i r o s  

comerciais i n t e r n a c i o n a i s .  

A defasagem a que  a c a f e i c u l t u r a  f o i  

submet ida ,  d a d a s  a f a l t a  d e  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  p e s q u i s a  

e fios a do  

t r a z e r  a i n d a  maiores que  os obse r-  

vadas .  com riscos p a r a  a c o m p e t i t i v i d a d e  d o  p rodu to  

n o  mercado i n t e r n a c i o n a l ,  e a a t i v i d a d e  

r i r a  prazo. Deve-se i n c e n t i v a r  o 

da p e s q u i s a  E por  p a r t e  d o s  d o  

e s t a d o  e como u n i v e r s i d a d e s  e coopera-  

d a  i n i c i a t i v a  p r ivada .  

A s  r e s p o s t a s  do  mercado cafeeiro d o  

no setor d i v e r g i r a m  no c u r t o  e longo prazos .  No 

p r i m e i r o ,  a p o l í t i c a  d e  c o n t r o l e  d e  ofer ta ,  por  exemplo, 

t e v e  e f e i t o s  p o s i t i v o s ,  n a  medida e m  q u e  p e r m i t i u  a 

d o s  d o  e m  e l e v a d o s .  Por o u t r o  

l a d o ,  no longo  prazo  f o i  um i n s t r u m e n t o  
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e f i c a z  na d o s  d e  p r e p s ,  que a 

d a  o f e r t a  mundial do  p rodu to ,  como do 

aumento do p l a n t i o  e m  o u t r o s  a 

queda n a 5  i n t e r n a c i o n a i s .  

Com a d o  d e  p e l o  governo ,  

a n e c e s s i d a d e  da  d e  adequadas  ao 

setor para  a do quadro  a t u a l .  

F ina lmen te ,  dada a grande  do  setor 

c a f e e i r o ,  a d a  d e  uma d e  

r u r a l  com l i n h a s  d e  p a r a  a 

da  da  e d o s  

p a r a  a d e  i n f r a - e s t r u t u r a s  

r ias  r a c i o n a l  d e  com vistas p r o d u t i v i d a-  

de  e q u a l i d a d e  do  p rodu to .  
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QUADRO - Coeficientes de Fertilizan- 
tes Sul de Minas Gerais, 

Lavouras 

de Covas 
Cova 

Grandes 
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QUADRO - Coeficientes de Cafeicultura 
Mineira - 

de A rea 



- de e m  Minas Gerais, no Perlodo de 
a 

de Produdto Produtividade Produtividade Produdto 
Produtiva 

31. i00 

51.460 

126.473 

220.730 

138.906 
177.362 
86,501 

165.241 
127.675 
122.953 

33.000 

11.30 
1.300 4 .78  
3.700 

7.04 
4 
1.775 

16.70 

4.921 
7.65 

. 
7.712 15.27 

11.569 21.87 
4.050 

15.76 

17.18 

13.160 17.90 
6.51 

8.640 
9.200 11.69 

13.61 

3. 378 

3.44 

2.150 
2.150 

7.01 2.500 

3.450 

10.75 3.610 
13.29 4.635 
15.99 

5.645 
7.473 

7.555 

7.502 

14.31 
11.28 
12.65 10.550 

, 

FONTE: anuais do 



QUADRO - Geral de no A- 

tacado de no Atacado 

Oficial Ponderada) 
(USA) de 1939 = e Taxa de 

Ano Taxa d e  Cambio 
(Brasil) Oficial 
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- Preso I n t e r n a c i o n a l  d o  d e  60 k g )  

Ano de Equilibria Oficial 
Prego FOR Prego FOB Prego d o  Prego d o  Cambio 

Nominal Real 

56 

574 12 
502 60 

297 16 
20 

239, 

130,93 

-243.80 

4 

FONTE: d o  - 



53 - Pagos pelos em Minas Ge- 
rais no Per d e  1970 a 1990 

Ano Sulfato de o 
de Simples Diesel 

1970 
1971 
1972 

1974 
1973 

1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 

1933 

1737 

1939 
1790 

20 

23.627.39 
23.633 64 

3 2  65 

26.600,70 

20.670.30 
17.631,60 

21 224, 

34 

23.627 89 
24 301 73 

28.066 

37 294 

54 

12 

26.509,71 

25, 

30 

32 71 
36 

40 39 
48 

36,63 

26 

FONTE: Informes - Secre- 
taria da Agricultura de Minas Gerais 
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- de Quantidade Importada e 
Internacional, Oficial e de 
li brio. no de 1970 a 1990 



- Simples. Importada e 

no Perlodo d e  1970 a i990 
Internacional, Oficial e d e  

Taxa Tara de 

Oficial 
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QUADRO - de Quantidade importada e 
Internacional, Oficial e d e  

no de 1970 a 1990 
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- Preço do O l e o  Diesel no Mercado In t e rnac iona l ,  
O f i c i a l  e de  no 

d e  1970 a 1990 

Preço  Preço  Preço Preço  de  Preço de  
Atacado Nominal Real de  de  

Varejo Varejo O f i c i a l  b r i o  

1 

1971 
1970 

1972 
1973 
1974 
1975 

1777 
1976 

1979 

1987 
1986 

1788 

1770 

0 ,026 
0 ,026 

o. 

0 
0,102 

0 
0,105 

0 ,253 
0, 

0,213 
o ,251 

0, 205 

135 
o, 123 

139 
0,116 

o, 

0 096 

034 
0 ,034 

0 049 

0,125 
0,117 

133 

O, 137 

0 327 

0 277 

O. 270 
2 6 .  

0,176 
0, 

0,151 

2x8 

0, 

O, 347 

326 

0,104 
102 
105 

0,125 

0, 244 
0,250 

O 243 
0, 

0, 506 
O, 223 

o, 442 

373 

300 
295 

0, 195 
o, 

o, 161 

0 233 

0, 313 

10,251 

13,621 
12,186 16, 317 
23,480 32,546 

9,477 13,218 

24,044 
24,183 

53 555 
29,050 

41 
47 313 

49,977 
57,548 

48,529 

39,527 39, 049 
21,552 
21,454 

23 792 
25,445 

14,551 23,984 
21.020 

, 

40 760 

15,711 

FONTE: 

d e  a tacado  no mercado d e  Rotterdam. 

P reço  d e  a tacado  a c r e s c i d o  da margem d e  30% d e  
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105 - Recebidos pelos d e  Minas 
Gerais por Saca de Beneficiada d e  60 kg 

Ano 
Nominal 

Preço 

1970 
1971 
1972 

1974 
1973 

1975 

1977 

1979 

1937 

0,00011635 
0,00012655 
0,00017785 

0,00030900 
0,00025422 

0.00181134 
0,00209440 

0.00237693 
0.00453731 

0.01379975 
0,03091014 

O, 

2 05940000 

232 00000000 
5283,00000000 

FONTE: INFORMES - (diversos 
a Suma (1989 e 
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QUADRO - Considerados par-a o dos Subsídios do Crédito Rural. 
Cafeicultura Mineira, 

do do Financiamento Prazos 
_""_""____""_"""""""".."""""""""...."""".""""""""""."""""""""."""""---""--"-"----"-""""""--- 

I )  de Iludas . 701 na assinatura do . meses . r& concedidos no período de fevereiro a abri l ,  

contra to  - 15. com em e do ano seguinte.  
d i a s  a 

o 
O 

a O - mês 

__"__"___""_"__"""""""""""""""""".""""""."""".."""""""""".."""""""""""""-""---------"-"------- 

21 Plant io  na ass inatura  do . anos . ano - 
. ano 
, 5 .  

o anuais vencimento no de outubro. 

contra to  
251: no I ano 

no ano 

O 

o 

O 

......................................... 
31 Custeio . . pagamento em , Os valores foram aplicados, em média, de acordo 

contra to  parcela com 12 me- 
4 meses para f e r t i l i z a n t e s  

302 meses para defensivos 
para 

Foi considerado o de outubro para 
""""_"""_"_""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""--""""--""-"-"----"--"--- 

I )  Investimentos na do . 4 anos . anuais i- . nos meses de 
contra to  

do . . com 4 , período de vigência considerado f o i  de julho a outubro. 
"""--""---"----"------""-"--- meses 

Dados da 



QUADRO - Taxas de Efetiva de C a f é ,  no Período 
de a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
71/72 72173 73174 74175 

556 I 7  21 23 39 406 
7.245 b 551 7 E47 9 219 9 754 371 

21 36.993 
763 718 796 3 2 2 

507 7.137 7 5 964 2 875 
5 b 5 5 EA2 k 

1137 
32 O 2 

17 14.175 8 075 

E3 474 514 2 
339 778 
30 

135 2 I 231 
5 7 25 36 

I72 120 206 211 
I 209 

6 O 

473 
O 

874 3 524 2 5 

-12 -3.001 423 
77 71 -0.57 22 

63 -0.42 

Continua 



77/78 78/79 79/80 

I .  DO CAFE 
EM MINAS GERAIS 

3 .  R 

5. FATORES VALOR 
4 .  VALOR R 

5 . 1  sobre o Produto 

5.1.2 
5 I Taxa de de de 

5 2.1. Fer t i l i zan tes  
Oleo 

Cambial sobre Fe r t i l i zan tes  

5.2. Taxas os 

DO VALOR 

Rural 
de Custeio 
de 
de 

6 1 . 4 .  para 
para de 

Subsidio a Fe r t i l i zan tes  
6.3. Pesquisa e 

6 . 4 .  de Oleo Diesel 
Cambial 

Subsidio aos Fer t i l i zantes  
6 5.2. Subsidio ao do Produto 

2 

TAXA EFETIVA l i tem 7 : item 
7. OU 2 SUBTOTAL 

9. TAXA 

743 

2.135 

22.263 
222 

582 

34 027 

I 759 

1.150 

205 

506.01 

5 176 

-32.852 

-0 
. . . 

15.127 
I .  

38 384 

I 4  

528 

2.535 
,349 
37 

5 

393 e9 

49 

-0.62 

38 
12 895 

37.034 

18.565 
7 

486 
O 

201 

3.526 

638 
79 

I 

I os 
56 

5.447 

-20.754 
-0.56 

31 233 

14.471 

398 
0 

5 731 

523 

439 

43 

323.60 

7.254 

-12.405 
-0 43 

822 

hÇ7 
2 

e05 

5 
2 831 

719 
O 

8.352 

436 
32 

74 
3 

341 56 

2 256 

-0.41 

-0.48 

I 462 

3.474 

335 
O 

IO. 

4.336 
336 

57 

2 

227.67 

5.051 

-0.29 
-0.50 

El 

18.022 

82 

48 

251 
24 

O 

604 

-12.018 

-0.59 



QUADRO Con?:. 

................................................................................................................................................................... 

84/85 R8189 89/90 
.......................................................................................................................................... ........................... 

5 .1 .  Taxas sobre o 
Taxa de de Quotas de 

Fertilizantes 
Oleo Diesel 

Cambial fertilizantes 

5.2.  Taxas sabre os 

I 

6. FATORES DO VALOR ADICIONADO 

de Custeio 
1.2. Credito de Investimento 

de 
para 
para de 

6 .2 .  Subsidio a Fertilizantes 
6 .3 .  e 
6 .4 .  do Oleo Diesel 
6 .5 .  Cambial 

6 Subsidio aos Fertilizantes 
Subsidio ao do Produto 

2 

TAXA 2 
T A X A  FINAL DE EFETIVA : 

9.  TAXA DE 

0 .  454 

I .  h26 

12.719 
O 

770 
20 

15.23 

-171 

-8 
5 
O 

89 
0 

0.00 

267 

-13.257 

-0.60 

19.910 
613 

I 

3.297 
O 

715 
20 

4.049 

206 

-6 
I 

o on 

-3.467 
-0 
-0 

37.453 
28 

l i 3  
1.330 

4 

033 
49 

9.361 

5 419 
-0 

O 

110.70 
244 

5.660 

-3.701 

-0 23 

17.050 
6 437 

15.729 

7.938 
2 h74 

I 6  

11.237 

5 097 

-202 

99 

182.91 

5.176 

-0.39 

578 
7 560 

17.313 
I 

4.692 

673 
28 

11.719 

194 
-90 

12 

311 

-0 66 
59 

1.714 

5.150 

975 
O 

7.480 

153 
44 

8.156 

-0.50 
O .O6 

5.288 

8.758 

4.801 

48 

O 

5.607 

79 

-731 

47 

-420 

-0.69 
-0.48 

..................................................................................................................................................................... 
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