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Os agticultores est?o
buscando alternativas
ao crédito o?cial para
?nanciar as lavouras.

Roberto Nicolato

0 sistema de equivaléncia-produto ado-
tado pelo governo federal n?o conseguiu atrair
mais produtores aos bancos. Os agricultores
continuam fugindo dos financiamentos, com
medo dos altos juros na hora de pagar as divi-
das. Resultado: 0 volume de financimentos
liberados pelo Banco do Brasil nesta safra

pode ser ainda menor que o registrado no ano

passado. De

acordo com os

dados divulga«
dos pela Supe-
rintendéncia do

Banco. no Para-

né. até 0 final do

ano deveréo sex‘

destinados aos

agricultores do
Estado cerca de

US$ 640 milhées
contra US$ 800

milhées em I992.
Mais do

que nunca, os

agricultores es-

L710 buscando al-

temativas ao cré-
dito oficial ou uti-lizando recursos préprios
para ?nanciar as lavouras. Uma das opgées
utilizadas nesta safra foi a venda antecipada
da soja para cooperalivas e ind?strias. 0 pro-
dutor chegou a comprometer até 40% da pro-
dugéo para poder comprar os insumos. As

cooperativas também continuaram a usar 0

sistema de troca para 0 milho c 0 algodzio,
mas com menor intensidade que nos outros
anos. porque devido it frustragées de safra nem
todos os cooperados conseguiram saldar as d1’-

vidas.

CRIATIVIDADE
Segundo o diretor da Cooperativa dos

Cafeicultores dc Maringé (Cocamar) Edilberto
José Alves, os agricultores estéo usando a cri-
atividade para equacionar o problema do alto

“criatividade
para equacionar
o alto c_usto do
?nanciamento

rural "

custo do ?nanciamento rural. “Para esta

safra, a cooperativa reduziu um pouco
0 volume dc rccursos no sistema de iro-
ca para o milho e 0 algod?o por causa
da equivaléncia-produto no crédito ru-

ral. Mas em compensagéo, a soja tcve

0 maior volume de Lroca", afirma. Para

1990. a Cocamar destinou US$ 30 mi-
lhées para financiamento de carteira;

em 1992 Caiu pela metade atingindo US$ 15

mifhdes e neste ano foram destinados US$ 20

milhées.
Na Cooperativa Agropecuéria Roiéndia

Ltda, ncrn 20% dos trés mil associados fiz_e-

ram financiamentos nos bancos. Segundo 0

presidente, Eliseu de Paula, a cooperativa esté

lendo boa liquidez, nzio hé inadimpléncia e

por isso, muitos agricultores utilizaram recur-

sos préprios para bancar o plantio da safra. A

Cooperativa também utilizou 0 sistema de tro-

ca e o financiamenlo de custeio. onde 0 coo—

perado compra os insumos e 56 vai pagar em

30 de abril do préximo ano quando colher a

safra.

EQUIVALENCIA-PRODUTO
A equivaléncia—pr0duto, que entrou em

vigor a partir desta safra. pelo menus dzi a

certeza de que 0 governo federal vai garantir
21 compra do produlo pelo prego mfnimo se 03

pregos de mercado n2'1o forem satisfatérios.
Esta é a opini?o do responszivel pelo departa—
mento de Economia da Organizag?o das C0-

operativas do Paranzi (Ocepar), Nelson Cos-

ta, para quem 0 sistema ainda precisa ser aper-
feigoado para se tomar 0 verdadeiro indexa-
dor do crédito rural.

A equivaléncia—produt0 é para as cultu-

ras do algod?o. arroz, feij?o, mandioca, milho
e trigo. Na hora de *fazer 0 financiamento, o

agricultor apresenta 0 recibo dc depésito do

produto e 0 banco transforma a dfvida em EGF

(Empréstimo do Govemo Federal) com a op-

giao de venda através do AGF (Aquisigio do

Govemo Federal) na época da colheita.
Para Nelson Costa, nos Liltimos anos as

cooperativas vem dando um grande Suporte na

hora do plamio. Mas o sistema de troca n?o dé

seguranga em casos fortuitos, Como frustragéio
de safras “e por pior que seja, corn 0 Proagro 0

produtor tern Como recorrer“.
Outta opg?o para financiar 0 setor seré 0

langamento da Cédula do Produtor Rural, cujo
projeto estzi em tramitag?o no Congresso Naci4
onal. Serzi a institucionalizagéo da compra an-

tecipada dos produtos. Segundo 0 superinten-
dente adjunto do Banco do Brasil no Pafané,
Lindomar Becker Wigineschi, a instituigéo com-
pra os produtos através da CPD e coloca 0 di-
nheiro na mzio dos produtores. A CPR. inclusi-
ve, vai poder ser negociada nas Bolsasde Mer-
cadorias do Brasil e do exterior.

_
I

A CPI do endividamento na viséo do Deser
0 relatério da Comisséo Parlamentar

Mista de lnque’rito(CPMl) do endividaménto
rural concluido no infcio do més, em Brasi-
lia, néo traz novidades. A opinicio e’ do asses-
sor técnico do Departamenro Sindical de Es-
mdos Rurais (Deser), Gilson Alceu Bitten-
court, que acompanhou
0 trabalho da CPM1 des- “Os dadosda

lados desde I989, ressarcindo a diferenga dos
Pianos aos agricultores, através dos Timios
da Dfvida Pzibtica. 0 assessor do Deser salien-
ta que no relatério 0 Banco do Brasil e’ 0 zirzico

que aparece como culpado, “mas ndo e’ 0 tini-
co” e acrescema: “mic é justo cobrar da soci-

edade o dzferencial através
da emisséo dos Tftulos da

de 4”” 91“ foi i””“l“d“- $50 ?lcos’ DividaPtiblica, quando na
Bittencourr afirma que ,. verdade esm Cobra".. . - ca 46-
9"“ de

‘:m_m
"ad" 39' mas nao su?clentes veria serfeita aos bancos".

”"’U'j;-’;“~‘;‘f’f;”"'§“" Hf" para encen-ar 0 relatéfio afirmapet a zwaparanao We ta -I
-

h _

haver eq1.u’v0cos".. 0 C350” q m res SI “ago” 0“

Bittencourt diz que
"nda podemos dar 0 mesmo tratamento para
todos. na medida que scio contratos ?rmados
em c0ndi§0‘es difcrentes".

Ele cita 0 exempla da soja que é 0 cam-
pedo na [ism das a'1'via'as. 0 valor do crédiro
de custeio inadimplente para esta cultura Che-

ga 0 42,22% e 0 crédito dc investimento a

49%. 0 arroz vem em seguida com 25,38%
do valor total do custeio e 19,55 % do crédim
dc investimenm. Além disso, a divida é basi-
camente dos grandes produtores. Gilsnn Bi!-
tenwurt acha que ax dudns da CPMI sdo rzl
cos, mas ndo sdo suficientes para em-crrar 0

ram.
GULPADO

A recamerzdag'zi0 do relatério da CPM1
é para que nodes as corztratos sejam recalcu-

ve transferéncia de recur-
sos do setor rural para 0

?nanceira. A primeira delasfai durante os pla-
nos econémicos (Verdo e Collar), quando as
taxas de corregdo moneréria cobradas pelos“"903 foram superiores ao reajuste dos pre-
gos dos produzos agricolas. A segunda diz res-
pez7t0 a exigibilidade banca’rr£a.

0 banco é obrigado a aplicar na agricul-
tural 25% dos depésitos ti vista, mas vem co-
bmnda juros entre 6 e 12,5”/o mais corregdo
monetciria, quando na verdade as recursos de-
veriam ser aplicados a custo zero. Neste caso,
0 ’’€’P¢1SS5<’f0i 11-? US$ 20 bilhées, em cinco anos,
-Wgwldo 0 relatério. A terceira foi 0 fato dos

banlcns
cobrarem raxas dc jums para as rene-

goczagoes superiores aos Contratos de (Jrigem.
aumentando excessivameme 0 valor residual da
divlda.

Molzz?ural

com um crescimento anual de 25% na es-

trutura de prestagzio de servigo e 39.23% na ren-
Iabilidade sobre o patrim?nio lfquido de 1991

para 1992, as cooperativas de crédito do Parané

poderiam ser a principal fonte de financiamen-
to para 0 setor agrfcola, a exemplo de paises
europeus. como a Franga.

Mas. na prética, n?o é isto que acontece.
Sem urn banco préprio e dependendo do banco
do Brasil para fazer a compensag?ao de cheque
e de outros papéis, o sistema n?o chega a libe-
rar nem 2% do volume de crédito para a agri-
cultura. -

No Parané 550 33 cooperativas de crédito
rural, que nesta safra liberaram recursos de CR$
3 biIh5es de cruzeiros para os agricultorcs. Um
tergo dos recursos foram repassados pelo Ban-
co do Brasil :2 0 restame captagéo do préprio
sistema. Em depésitos 3 Vista, poupanga e fun-
do de aplicagéo ?nanceira (RDC — Recibo de

Depésito Cooperativa), 0 sistema tern hoje no

Ban_co do Brasil cerca de US$ 10 milh?es. Além
disso, consegue repassar recursos com juros
médios inferiores a 3% se comparados com as

demais instituigéoes financeiras.
BANOOS

Para fortalecer 0 setor esté sendo constitu-
fdo 0 Sic1’edi- Sistema [ntegrado de Crédito C0-

operativo, formado pela Central das Cooperati-
vas de Crédito de cada estado. O Sicredi vai dar

assessoria e fiscalizar a aplicag?o de recursos

para os agricultores. “O forcalecimento do siste-

ma, assim Como conscientizag?o dos coopera-
doso, é muito importante para a criag?o do ban—

co das cooperativas”, afirma 0 presidente da

Cocecrer\Pr (Cooperativa Central de Crédito

Rural), Ignacio Aloisio Done].
0 projeto para criag?o dobanco do coo-

perativismo foi elaborado em novembro do ano

passado e as propostas jai est?o no Banco Cen-
tral. Para Ignécio Done], s?o necessérias alte-

rag?es na Iegislagéo. jé que “as cooperativas
querem ter um banco e néio ser um banco".

Ou seja, 0 sistema qucr ter uma estrutura

prépria, determinar 0s custos e ter direito de

captaq?o e reimpréstimo, sem rcstrigées. Mas

0 presideme da C0cecrer\Pr eslé convicto de

que para se ter um banco é importante que néo

haja indefinig?es quanto ao destino da econo-
mia nacional. (RN)

Minisframos Cursbs

COOPERATIVAS DE CREDITO
Agricultoresdevem quase US$ 2 bilhées

A divida dos agritmtores hrasileiras
para com 0 Bcmco do Brasil estd avaliada em

US$ [,8 bifhdo. Isro significa 23% do total
do valor que 0 barzco rem emprestado e 11%
dos mnrrams. E 0 valor mais alto da histéria
do crédiro rural e 0 csrado campedo em

inadimpléncia é 0 Rio Grande do Sul, respon-
sével por 24.63% das dividas.

Depois vem 0 esrado da Bahia, com
ll,I0%,' Mato Grosso cam 10.74% e Goicix cam

9,94%. 0 Parana’ :5 um dos que menos deve —

em tarno de 5% do: valpres aplicados no f"-
nanciamenro da

v pagamentos" . 0 Banco do Brasil acabou pror-

com isso a divida szi foi aumentarzda. "Além
disso, eles esperavam que com a CPI do en-

dividamemo rural /wuvesse fa vorecimemo nos

mgando 0 prazo para negociar as dfvidas, que
verzceu no Liltimo dia 15 de dezembro. Are’ 0

comegn dexte més, mais da metade dos agri-
cultores estava em processo de negociagdo,
Segundo 0 superintendente adjunto do Ban-
co. Ele diz que a situagdo e’ diffcil, mas mio
acredita que hci produtores vendendo terms

para pagar d1’vt'das.( RN)

safra 92/93, se-

gundo 0 superin-
terzdeme adjzmro
do Barzco no Es-

tado, Lindomar
Becker Wig:'nes-
cki.

F oram véri-
as as farores que
contrfbufram
para 0 endivida-
meme do setor ’

rural. Erztre ales,
c1 falra de uma

pol:’n'ca agricola
plcmejada e de

recursos em

quamidade suf-
cienre e. na hora
certa,. e a impor-
ragdo de pradums
subisidiaa'0s na

origem. Para Wi-

ginescki, muitos

produtores tam-
bém ficaram
aguardcmdo deci-

sdo do Supremo
Tribunal Federal

que acabou ne-

gando liminar
contra a c0bran-

ga dc: TR sobre as

?nanciamentos e

no dia de amanhé.
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PAMELAGHEIAZ
0 cnénrro aua o PRODUTOR SABE '

OUANTO vm PAGAR

Para auxiliar o pequeno produtor rural, o Governo do Paranzi, juntamente
com 0 Banestado, criou o Programa Panela Cheia — um ?nanciamento acessivel, com
juros baixos, corrigido de acordo com o prego do milho. O Programa estimularé aV

modernizagio da propriedade, 0 aumento da érea plantada, 0 melhoramento dos
rebanhos, a aquisigéo de novos equipamentos e outros incrementos.

Vocé, homem do campo, vé. agora a uma agéncia Banestado e participe
do Panela Cheia. E hora de investir no seu trabalho, cultivar seus sonhos e acreditar

AMAOD0GOVERNO
N0CO.

jg BANESTADO
o BANCO no POVO no PARANA

SECHETAHIA .

i

DA AGRICULTURA E 00
- ABASTECIMENTD - PARANA IQ EMATEB-Parana
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