
o PROGRAMA E A COMERCIALIZAGAO DA SAFRA 85/86.

PROF. CELSO LEONARDO WEYDMANN

o Programa de Estabiliza9ao Economica tem ensejado urn

saudavel debate ace rca de seus efeitos nos mais diversos setores

da economia. Quer nos parecer que tambem e importante analisar os

efeitos na comercializa<;;ao agricola, cujos canais possibilitam 0

abasteci.mento dos centros u rbano s ,

Estes canais sao percorrioos pelos varios agentes de

comercializaQao intermediando a produ<;;ao pelo pre90, que e deter

minado na intera9ao da oferta e demanda. Portanto, nossa analise

se prende na investiga<;;ao dos efeitos do Programa nestes elementos.

As medidas conti.das no Programa parecem n ao exercer maio

r'e s conaequen c La s pelo lado da oferta, uma vez que a atual ' area

plantada foi definida pelos agricultores com base nas Ln ro rmacoo s

de preyo e oon dicoo s de credi to do ano p as sado , Assim, varLacoes

na safra 85/86 serao devidas a problemas aleat6rios tais com a

seca, ench~nte, condicoes climaticas, etc., .
Para verificar os' efe;Ltos do Programa pelo lado da dema!:'.

da p re c i sumo s fazer algumas con s i de racoe s. A princIpio podemos d!.
zer que 0 produt.or tern dois <{randes demandantes de sua produ9ao:

o Governo e 0 setor privado, composto pelos mais diferentes agen

tes, (processadores, industriais, atacadistas e outros). 0 Gover

no compra atraves da politica de garantia de pre90s minimos, e 0

setor privado atraves dos pre<:;os determinados no mercado. Este ill

timo, em termos gerai s , estoca a p ro duoao comprada na safra para

a venda (desova) na entressafaquando os pre<:;os tendem a ser mais

elevados. Assim, a dc cf s ao de estocar vai depender da sua r'e n t ab i

l'id.·}<1e que, par seu turno, depende que a d i f e r-enc a entre a prc(;o

'"~,I entressafra 0 0 pr090 corrente s upe r e as Ctwtos ';(JIIi

L.~",-,LU'-,~~~Il;;dl, Llfldnciamento e um premia de risco da a t.Lvi cfa de . NC~i:'(:,

sen ti.do, 0 Programa ao decretal' 0 congelamento dos pro<,;05 ao Po f··
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vel do s con surru.do ro s tende reduzir a expectativa"do intermedia

rio privado ace rca da evoJuQ~o dos preQos esperados na entressa

fra. 1'ambef'l as con s t.an t.e s ameayas das autoridades economicas de

i.rnporl:.'::l9[10 do p r-o d u to a a q rLoo La e atuam 110 ~entido de reduz.1.:r. 85

tas expectcftivc.s e, alem disso, aumentam 0 risco de a atividade

nao ser rentavel, Em decorrencia, a diferen<;:a entre os pre<;:os

nao superarao os custos envolvidos na estocagemintermediaria, 0

que i.ra causar a diminui<;:ao e tambem cancelamento de negocios que

outrora se realizavam.

Com 0 comprador privado desestimulado da Ln t.e rmediacao

resta ao Governo absorver a produ<;:ao. Os atuais;prevOs fixados

na politioa de prevos minimos em sua maioria sao bastante supe

riores ao s prevos de mercado e aos custos de p roducao de fevere~

ro , 0 que e r o t ivame nt;e con duz ira 0 agriculto'r a vender sua p ro du

yao ao Governo.

h con clu s ao 8 que, 0 Governo sera 0 comp r ado r ma j o r i L:i

rio dE) p r o duo ao da safra 85/86. Consequentemente 0 grande VOlliLIC

de cornpra s pode colocar em r.e ri.qo a corrto nt.acao de qast.o s 1 Drev.i ~';

La n a 'lb'tudl po Lit.Lca e coriornt.ca alGIn de que no futuro a venl.]<i. do.:

estoques po s sivoLmen t e t.e rao de ser s ub s Ld i ada s porque 0 oonqe La

mento n ao pc rrn i t.Lra ao Governo obt.e r preyos que cub ram as despe

sas ja acontecidas de juros, armazenagem e r eruocao ..:;Este subsi

dio, na medida em que mantera os prevos baixos, podera gerar di

ficuldades na f i x acao dos p re cos mf n Lmos na sa f r a 86/87. Vemos

ent~o que 0 Programa podera possibilitar uma atuavao ainda maior

do Estado na economi.a, que face aos problemas que podem ser de

correntes nos levam a torcer para que 0 Programa tenha seus ob

:jetivos alcanyados no menor prazo, possibilitando ao mercado a

sua auto-requlagem e con sequen t.e sob.revLveno t a ,
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